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I - INTRODUCAO: RESUMO E MEMORIAL 

I 

Resumo 

0 objetivo da tese.:fuLrealizar urn estndo do maior cJ.a.ssico de fhtebol da cidacle de 

Campinas, o encontro entre os times da Associayao Atletica Ponte Preta e do Guafani 

FuteboLClube cbamado_de__'_'ilerhLCampineim" rea!izado desde 19 1 " ~ ·elaciona-Jo com 
r ' ~ 

a imprensa escrita e a hist6ria da cidade. No estudo, num primeiro momento, localizrnf-se 

o D6:bL.em..seu contexte. e espat;o especificos ao lango...do_tempo~ e depois, procmou-se 

entender como se deu a intera9ao da imprensa local com o futebol ao Iongo da histo:lia. 

Assim..p.Ode-se perceber e.id.entificar cinco periodos que.mostram..d.ifereotes formas dessa 

intera9ao entre a imprensa e o Derbi e que ilustram a hist6ria e evoluyao desse tradicidnal 

e consagrado embate fhtebolistico Q estndo permite perceher. a importante, inerente e 

fundamental rela9ao de simbiose entre veiculos de comunica9ao do jornalismo esportivo, 

no cam a.imprensa escrita de Campinas (especificamente o_Diario da Povo_e o..Correio 
Popular, principais objetos de pesquisa) e o futebol e seu universe peculiar, que exerclem 

grandeinfluencianas.ociedade campineira e no imaginario social. local. 
I 

Abstract 

Our goal in this thesis. was to. study the greatest.. series. of football matches of the 

city of Campinas - SP - Brazil, between local teams Associayao Atletica Ponte Preta e 

Guarani.Eutebol Clube, ca11ed.. "DerbLCampineiro"~-b.eginning. in. 1912~ and...relate it to 

press and town's history. A first we put the Derbi in it's specific context and space ali:mg 

the years. and. afterwards.. we...sQJJght to. understand the.interaction. between lo.cal press. and 

football along history. In this manner we could identifY five periods which show diffetent 

forms. of interaction. between. pr:es.s. and. DerhL and. s.ho.w the history and evolution. of this 

traditional and famous series of football matches. This work makes possible to see the 

important,. inherent and fondamental relationship between. sport journalism. (in. this case 

Campinas newspapers Diario do Povo and Correia Popular) and football and it's peculiar 

universe which. have great influence in. Campinas. society. and in. the locaLsocialimagin.cyY. 
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I- 1. Q_futehol em minha vida 
~ 

Porqu~abordar o Derbi,_o. encontromaximo do futebol campineiro,.oemb~e11tre 
Ponte Preta e Guarani?' Para responder a essa pergunta eu precise me remeter a mihha 
vida:;- a minha experiencia e cami-nhas }*IOOFrides ae--kmga=das anos. htiGi:almente mipha 
ligac;iio corn o.futebol. ~com Campinas_ o que.,exglica_a_esco!ha do tern a para a estUdo. 

Depois, rninha forma<;iio como historiador e jomalista, o que explica a forma coko 

abot:dei o tema. 

0 futebol esta em.rninha .vida desde .quando consigome lembrar d~ alguma c<;>isa 
da rninha infiincia. Curiosamente, conheci o futebol tarde, se comparado _com _ os meus 

amigos. de inf'ancia,. somente_por.:volta_dos..meus. s.eis. anos. de idade. Morava nos. Estados 
' Unidos, onde meu pai fora fazer o seu doutoramento. La, eu conhecia o futebol americana 

e o beis.ehoL Tinha ate um.capacete e uma. bola de futebol americana, alem de urn. taco de 
beisebol, objetos que meu pai resolveu deixar 13., numa daquelas decis5es que os nos~os 
pais. tornam.sem que seus..filhos. pns.sam s.e manifestar ... 

Desde que retomei, moro em Campinas, onde nasci e tambem morava antes. 

Portanto sou campineiro_d~longa data,. nascido e criado nessa cidade. E assim que 
cheguei, ao come<;ar ir para a escola e a constituir minha "turminha de rua", algo que tern 

desaparecido de Campinas..nas. ultimas_duas_decadas, me transformei num "peladeiro" ou 
"boleiro"2

, porque simplesmente gostava de praticar esportes. Ah\m do futebol, jogava 

tantbem handebotebasquete;-eem rata&epG!'tanidades; valtt-

Como tambem gostava de iogr iogps criados a p_artir do futebol. Jog_os como o 
"controle" - que recebia outros names dependendo do bairro - que praticamente sumiu das 
ruas.dos..bairros. campineiras_ Qjngoconsistia em urn .goleiro ter de. defender c~ ou 
cabeyadas de dois, tres ou ate quatro jogadores de "linha", que s6 podiam concluir a<l_gol 
ap6s abnla ser tocada,. utna.OJL'liu:ias._yezes, sern cair_aochaq... Era urn jogo ~hahilid~de 

e destreza, uma disputa entre o goleiro e os jqgadores de "linha", sendo que o ul!iino 

jogador ~"linha" que chntasse .illL.cahe.ceasse_para fora iria. como pnnic;iio, para o go!, 
vindo o goleiro, vitorioso, para a "linha". Mas quando a "linha" era muito boa ___ Jou 

c{tmplice - o goleiro. podia_pas.sar_ a tarde tnda_no gaL Na rninha "tnrminha de ru,a", 

tinhamos sempre os etemos goleiros do "controle". J 

Outro esporte. snrgido apartir_do fiJtebol erao.''filtehol de botiio..OJL~~s", 
hoje chamado de "futebol de mesa", esporte que meu pai jo_gou na inf'ancia com bolin'has 

feitas c:om_o miolo do. pan_e..joe£!dores feitos..cam.o.s..varios..tipos_~bot5es (tipns, de 

')ogadores", as pe<;as) das roupas de sua casa, isso em meio as muitas reclama<;5eS de 

minha aYL Na rninha inffincia. anos 70 e.8Q,_o fiJtebol ~mesa ja eradiferente, C?m 
) 

1 Sempre que me referir ao jogo ou aos dois times, colocarei em primeiro Iugar a Ponte Preta e depois o 
Guarani. Assim como o capitufo sobre a POnte-Preta vem antes do capitufo sobre o Giiaranf. Nlfu lui) 

nenhuma parcialidade nessa_mjnha atjtude a motivo e tao somente aidade... A Ponte Preta e rnaiS'an.t.ip, 

vern antes. 0 Guarani e mais novo, vern depois. S6 isso. Pode parecer estranho o meu cuidado aqui,-tn'as 
em se tmt;mdo OODez:b.i e dessa rivalidade acho peninente fazer (j3) essa.~clar~r o 

motivo ... Esses pormenores, que podem causar estranheza para alguem distante desse univetsd tiio 
cultuado. sao. coisas.serias para_a.futeboLAfinal., estou falando do Derbi Campineiro_a.maiOLclassico do 
interior do Brasil E preciso, de alguma forma, "sentir" essa rivalidade e essa tradi<;ao, ·"sentir''_ o proprio 
futebol, pa.ra.tentaLentende--las_e_ afinaJ urn dos times jneyitaveJmente teriaque. vir ~s ... 

: Jogador de ''peladas", apelido que se da ao futebol praticado nas ruas e na vanea ~ J 
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jogos de botoes vendidos como brinquedos ou artigos especializados para esse 

detertnillado esporte, assim-oo~ propri<;>s, ec-ate-campeo~ e ~s. 3 

Como ocorre hoje. Mas atualmente, embora as crian~as nao joguem mais tanto futebof de 

botao como antes, o jogo ainda e· urn artigo moitU COIII1II!T em Iojas de frrinquedb; ou .em 
lojas de artigos esportivas,_onde os. 'jngadores._ 'profissionais' do futebol de mesa" viio 

procurar seus "instrumentos" ou "equipamentos" para o jogo4 
; 

Enrpouquissimo tempo, etre:ta mais wn; entre milhilies de btasileitos apaixonaqos 

gor futebol. E inevitavelmente, movido p~la paixiio, me inseri nesse extraordirlfuio 

"universo do futebol", niio s6 jogando, mas torcendo e me informando sobre esse jogo tao 

atraeote.._Sau. um.daqueleS..:.)ogadore&.!!lle..niio..deranu:ertO:r que Ulll..dia sonhon em ser 

profissional ... Na verdade, ate tive algumas aventuras como jogador de futebol de saliic, 

participando. dos.Jagos Regianais por dais anos .. 
Essa epoca, meados dos anos 70, quando comecei a ter urn contato mais forte com 

o jogo, momenta em..que..a fhtebol entraDa em.minba vida.paranunca mais .sair,._coiru::.ldiu 
com o melhor momento vivido pelos dois times de Campinas, a Ponte Preta e o Guarani. 

Assim, eu. tinha in{Jmeros arnigps.. <p,J.e.. eran:LO!L Qilll!.epretanos. QlLbugiinos,._e.. Guja 
rivalidade, eu podia sentir de perto. 0 derbi entrou na minha vida logo que me inseri'no 

futeOOI, mmnao senOO-eSS<J.Iml c!assicg djspmadGpelo IRe¥ time dy;grJ1.9iio.5 

3 DUARTE, Ortando. Todos os Esporfes do·Miim:IV: !Wal<ion !JIJOI<;;, Sao Paulo, SP;"1996~· pp:- 9'7-~ 1 0u. 
do mesmo autor: Historia dos Esportes. Makron Books, Sao Paulo, SP, 2000, pp. 109-110. 

' 0 futebol de mesa nao e profissional, embora esteja inclusive _pleiteando urn espa<;o nas Olimpiadas, a 
exemplo do Futebol de Salao, do Futebol de Areia, do Futebol Sete ou Cinco e ate do Futvolei. Muitos 
esportes disputados nos Jogos Olimpicos nao sao profissionais, mas nero por isso deixam de ser disputados 
nesse importante evento. 0 Volei de Praia, por exemplo, apesar deja ser disputado h:i decadas no Brasil e 
no mundo, so recentemente, a partir da Olimpiada de Atl?nta em 1996, foi incluido na agenda olimpica. 
Nas Ultimas duas decadas esses esportes, apesar do pouquissimo espa~o na imprensa destinado a eles, isso 
quando e destinado algum espa<;o, sao tratados com muita seriedade pelas pessoas ligadas ao esporte de 
maneira @ral. Chamar de "futebol de botiio" o Futebol de Mesa (apesar do jogador ser comurnente 
chamado de "botouista") nao e bern aceito pelos seus praticantes, o mesmo vale dizer do Teuis de Mesa 
quando chamado de pingue-pon!l!le, ou ainda como acontece em outras areas da cultura, como por 
exemplo chamar o fli de quadrinhos ou HQs, ou o proprio quadrinhista, de "fli" ou "leitor de 'gtbi "'. Gibi, 
embora seja sinouimo de quadrinhos hoje, era o nome de uma antig<~ revista dos anos 50, que entre outros 
textos e entreteuimentos, publicava quadrinhos, e hoje, a palavra 'gibi' e carregada de sentido pejorativo e 
depreciativo. · 
5 NQfutebol..-o '"time de.c~e_c.ai.sa..seria 0 men tjme de corm;3n eo panlistano S c Corinthian\P .. 

Paixao que herdei do meu pai, uma "ovelha negra" em meio a uma familia de palmeirenses. E pai.'<iio ) 
tambem berdada pelo.meu..avO paterna cpte apesar de ""palmeirense doente~' ~ como. diziam minha ~6 e 

familiares, era quem mais conversava e interagia contigo em rela<;ao ao futebol. Foi com esse avo qtle tive 
contato com a enonne paix3o que. urn torcerJor pode ter pcla sen time Q "'palmeirismo" do.meu_av& f~ de 
ntim urn torcedor apaixonado pelo meu Corintltians. "Meu", pois todo torcedor se "apropria" do ti!IIe do 
cora<;iio. Meus avos patemos, palmeirenses.( t),. chegaram a torcer pe!o..meu. time. por.ntim...Del'e.ser u,ma 
das muitas "fun<;Oes" dos avos. Meu avo passava horas contigo me fomecendo eseala<;6es de todos os times 
para osmeusjogos de botOes eme..cnntando bjst6rias sabre 0 fiJteM] Par mjm tambem mens a~·6s 

matemos transformaram-se em fervorosos torcedores corinthianos, principalmente minha avo, U,nica ainda 
\iva.. A familiade.minha mAe.naa_ugava para fiJtelx>l_ com exc~o do irm§o m.a.is veJho de min~ mae, 
tambem urn corinthiano - embora nao tenha sido ele e sim eu quem levou meus avos a se tom;u:e 
coriothianos Assim.,..n6s..quatro,._eu,. m.pai meJ' a\!:0 paterna e men tjo tivemos.ao logo ~esses 

anos uma intensa rela<;iio com o futebol... ' 
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Assim, o futebol se tomou parte inerente do meu dia a dia, me influenciando no 

passado tanto quanta me influen.cia b.oje_ A-.difer:~ e_ que hoje tenb.o lllllitos. outros 
interesses que em nada tern a ver com o futeboL Mas a paixao pelo futebol e todo o·seu 
ric.u. e. instigante universo_permanecem vivos_e sempre sera assim Como se COg1Jlma ~izer, 

sou urn daqueles que "respiram" e amam o futeboL 
Par que..optei em_minha pesqnisa.p.or.uma ahordag~:m hist6rica, em que..rea!izo., urn 

estudo que envolve a historia e sociologia do futebol, e a sua rela.yao com a comunicaylio? 
Porque essas_siio as. minhas iireas como profissjonal boje .SOU.fomtado em Hjstoria. onde 

atuo como professor, e em Comunica.yao Social, especificamente em Jomalismo. Trabafuei 
com_jornalismo esportivo na imprensa escrita e na imprensa 'lirtuaJ.,_ au seja, via internet. 

Por isso escolhi uma pesquisa que me permitisse interagir com todas essas. areas, que-~ao 
tamb6n.parte.do meu dia...a.dia_Era_uma chance de realizar umareflexiio mais profunda 

sabre elas. .. ) 
E parapoder. realizar essa intera~iio. e tambt\m por.lidar fi:eq:Uentemente co~ a 

fotografia, computa.yao e a internet, optei pelo Departamento de Multimeios do Institute 
de Attes da Unicamp_. Assim_poderia criar como produto finalda pesquis.auma piigina na 

internet sabre o Derbi. Acredito que a internet como veiculo de comunica.yao seja..Um 
meio bastante interessante._e va£to._ para_s.e_exp!orar a dllrulga.yiio_de__ noticias e_ do 

conhecimento cientifico (a! em de outras formas de conhecimento, e clara), perm.jtirldo 
tambem uma intera<yao diferenciadae bastante abrangente entre o "leitor.:'~o. internm)ta ou 

usuano, e o meio ou veiculo, a intemet
6 

.. 

I - 2. A pesquisa e a metodologia 
j 

Para esse estudoT me utilizei basicarnente de fontes_ escritas~ como veiculos, de 
comunica.yao e, livros e textos so~re as variadas abordagens ou enfoques existentes sabre 

os temas. que estudei.. :erocurei me cercar doS:. instrumentos necessaries_ que me 
permitissem urn caminho seguro para procurar compreender com profundidade o Derb\, e 

tamb6n.poder maneja-lo.com seguran<;a~ealizando urn rec.orte desse tema que me propus 

estudar. ' 
Dessas_leituras extrai o_ que poderia me a]J.dar numa reflexao sabre o tema_atraves 

de fichamentos. Procurei tambem outras fontes, como filmes e documentaries, a interru!t e 

tes.temunb.os or~ realizando_ entrevistas nesse_ cas.o. Po_r estarem entre. os princiRais 
objetos de estudo da pesquisa, os jomais e as revistas, principalmente os jomais diaries 

Correia Popular e Dicirio do PovoT foram fontes de grande e fundamental impo~cia 
para o meu estudo. Esses foram os principais documentos nele utilizados. . 

Emrela.yao its. entre.~procurei testemunhos_o_rais de pessoas. ligadas ao derbi e 
ao jomalismo esportivo. Desses testemunhos, procurei_ extrair experiencias de vida e de 

trabalb.o que muito interagiram com o Derhi. Algumas entrevistas. foram feitas 

pessoalmente, outras atraves de contatos via correio eletronico, principalmente com 

jomalistas. e cronistas. esportiYos, cujo contato.. e sempre bastante restrito. A internet 

permitiu a mim, nesse caso, uma mobilidade de que eu nao dispunha. Com outros, .pude 

6 E claro que essas coloca<;Oes que fiz aqui a respeito da internet sao bastante superficiais. A utiliza<;iio; da 

internet como meio de propaga~o de noticias e conhecimento, bern como seus beneficios e maleflcios ou 
facilidades e dificuldades, e urn tema bastante vasto para uma discussiio, que niio cabe nesse trabalho. 
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estabelecer contatos diretos. Nesses contatos, a coleta de infonna<;oes foi feita atraves de 
anota<;oes. 

_; lmagens,. como fotografias.. tambemfaram utilizadas_ ness.e estudo. Niio era meu 
objetivo realizar um estudo profunda dessas imagens. Assim, me preocupei em utiliza~las 
apenas_ como material ilustrativo e complementar. Mas certame~ uma. coleta mais 
insistente e ampla de material fotografico, permitiria realizar um estudo especifico voltado 
iL imagem no Derbi.. Entre. as_ imagens_qu_e_ utilizei esti. a.cole<;iio de. futografias_ de Ioao 
Bosco Panattoni, filho de F erdinando Panattoni, jornalista da sucursal de Campina!\ d6 A 

Gazeta par muitos anos_Eerdinando. Panattoni te..ve uma intensa interru;iio. com a futebol 
de Campinas. Tambem me utilizei de imagens de livros e revistas, a!em de algumas 
imagens da cole<;ao. do. fotagrafo Ari$des Pedro da Silva.,.JIJais. poi!lllannente co.nhecido 
como "V8", cujo acervo foi recentemente adquirido pelo Centro de Memoria da Unicamp. 

Nao tive a int~ de. esgotar _a ass.unt~ate. parqll.e isso s.eria_impps.siveL Meu 
objetivo era realizar uma incursao pelo universo do futebol, percorrendo seus mitos,- s'uas 
paixoes. e. p.rincipalmente sua intera<;ao_ e aproQria¢o. pela midia,.. dentr.o. de urn contmo 
especifico, no caso, o derbi na cidade de Campinas. ; 

Par outro !ado tamhe.m,.me propus..arealizar umestudo de carater cientifico, o que 
nao e uma tarefa muito facil, por ser o futebol urn terreno de tamanha magia, mit6 e 
paixiio. Precisaria temar ficar dis.tante... dele~ para. que. minha parcialidade e...paixao 11-ao 
moldassem meu caminho e interpreta<;ao. Mas ao mesmo tempo, precisaria tambem 'me 

aproximar: muito. mais. d~ tentando entende"lo na s.ua totalidade e tambem em ~uas 
particularidades. " 

Ao Iongo de toda mjnha 'lida sempre_ me dep.arei com o preconceito com qu~ o 
futebol foi abordado pelos academicos, que nao o viam como urn tema que merecesse a 
atenyiio. e. o cuidado do olhar. cientifico. E isso. sempre me incomodou muito e ocorre ate 
hoje. Nem todos os academicos, e pude sentir isso com mais intensidade quando )era 

estudante universitlirio, cons.eguem perceber o futebol como urn ii:np.ortante fen6~no 
cultural, uma importante manifesta<;iio cultural do homem. 0 tratam como uw jogo 
qualquer,...de grande difusiio,_mas_semnada especial ou (jJ.Ie mere<;a a aten<;ao da acade~a. 
Para esses, qualquer urn pode falar ou debater futebo~ pois se trata de algo "simples" e 
sem impo.rtiincia ou profundidad~ como s.e...''falar _ de futebol" foss.e uma capacidllde 
inerente a qualquer urn, que nao necessitasse, no minima, uma vivencia ou experien'cia 
previa. 

· E. essafoi..uma das..preocupac;fies que me nortearam nesse trabalho, a de achar que 
o tema futebol nao e tao simples, e todas as particularidades de seu universo nao sao-iao 
facilmeate--vislveis. E preGioo. eateade lo oo ag_minimQ vive-~m inteasidade .. Nao-e:;tou 
dizendo que e necessaria ser urn cientista social para conseguir tal feito.- Ou ser-hm 
jornalista de grande proje<;ao. Muito pelo contnffiu-. Urn pedreiro pode construfr uma_casa 
perfeita sem ser urn. engenheiro_ Ha assim, p.essoas colllllilS. ou niio · acadernicas q,ue 
realmente entendem o futebol, por terem uma grande vivencia e experiencia co!ll--esse 
esporte. Po.dem nesse caso. niio ter uma visiio mais. s.o.cio16gica e bistorica, mas 

' compreendem o futebol. Portanto o futebol nao e urn assunto inerente as pessoas e e 
passive! de in{Imeras abordagens. e estudos. 

Co.mo qualquer outra area,.. co!OO. o cinema . o.u. o teatro, o futeboL exige muitas 
vezes uma linguagem especializada. Em minha experiencia como jornalista me deparei 
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com muitos pseudo-especialistas.. em futebo!,_rna£ que no fundo ostentavam apenas o 

status, ja que sabre futebol, pouco sabiam. Como tambem me deparei com inumetos 

"boleiros" que pareciam. deter todo o conhecimento e a_sabedoria possLvel s.obre o :futebol, 

mas que possuiam interpretayoes deturpadas ou estereotipadas sabre ele. E por fim, 
enconttei in{Jmeros academi.cos.que nao sabiam absolutamente nada de futehol~mas que se 

julgavam capazes de dar uma palavra final sabre alga relacionado ao futebol. Sempre achei 

tambem que conhecer. o futebol e trata-lo com s.eriedade poderia melhora~Io enqu~to 

esporte de massa administrado por poucos no Brasil. Entende-lo como importante 

fen.Omeoo cultur.al de mass.a_ e. talyez encontr.ar caminhus..para melhora-lo como espQ,rte e 

como entretenimento ou lazer. · 

Tal.vez esteja. quer.endo. s.er um torcedor diferenciado,. aquele que procura. r.efl~tir 

com mais cuidado sabre o futebol. E nao ser, como ocorre com a maioria, urn torcellor 

comum,.. que r.epr.oduz. apenas. as. mitos._do. futeb.ol au. reproduz. os. enfoques. dados ~ela 
imprensa, devido a algum interesse especifico desta. Nao e arrogante procurar entender o 

objeto de paixao para tentar dar a ele urn tratamento. ou uma organizay.ii.o melhor. Como 

tambem nao e incapacidade au ignorancia demonstrar duvidas ao falar sabre o futebOl. 

Ess.es. fa ram os principais. cuidados. que. procurei ter. Procurei lidar com todas, as 

fontes que utilizei com essa preocupayao. E par fim, para escrever sabre o tema que 

es.co!hi,. tambem optei._ par. adotar a p.ostura de urn jornalis.ta. Explico. ResoJvi partir, do 

principia, imaginando que o leitor desse trabalho partiria do zero, ou seja, nada s_aberia 

sabre o temaemquestao~o derbi ou o futebol e sua relayaocom a imprensa. Foi com ~ssa 
postura que escrevi a dissertayao. Por isso ima_ginei urn percurso que permitisse, pas~o a 

pass.o,. ao leitor ernender e localizar o derbi e sua.relay.ii.o com a imprensa e a. cidade .de 

Campinas. 

Com essa intenvao. cons.trui o caminho des.crito no s.umano, partindo do problelfla, 

localiz;ando-o, apresentando as agentes e concluindo-o. 0 objeto principal correspor\de 

entii.o as transformayoes. da imprens.a escrita ern geral e especificarnente da· imprepsa 

escrita esportiva de Campinas, e o derbi foi urn instrumento valioso para observar .essas 

transforrnavoes.. Antes de..ab.ordar o derbi e a. imprensa,._e necessaria observarmos COilJ,O o 

futebol foi abordado ao Iongo de sua bistoria, quais as diferentes olhares sabre o futebol. 
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II - OS V ARIOS OLHARES SOBRE 0 FUTEBOL 

Quando se procura Jevantar uma bibliografia sabre futebol, encontramos hoje, alem 

de. obras academicas sabre.. o. tema,_io{Jmeras obras_descritivas, narrativas e...cronologicas. 

Sao trabalhos que procuramjuntar uma serie de dados, montando-se geralmente uma.obra 

para consultas sabre mem6rias e estatisticas do futeboL Essas obras niio tern o objetivo de 

realizar nenhum estudo ou analise desses dados, apenas estao reunindo os dados, 

juntando-os_ de.. maneira organjzada e fimciona!, atraves .de algHm pretexto. <llL tema 

estabelecido. Nao sao obras mais raceis ou mais simples ou, menos ou mais importantes. 

Apenas e assim que elas se caracterizam. E na verdade, representam excelentes obras para 

consultas nipidas, para esclarecer duvidas ou procurar dados que de alguma forma fu_giram 

de..nossa mente~olLque..simp!esmente, par desconhecermos, nos. deliciamos ao_hus.capnos 

nelas informayoes diretas, que nos permitam recompor nossas memorias. . ) 

Exis.te urn certo preconceito com rela9ao a essas obras, principalmente por parte 

da "academia" ou de "academicos", que Jidam com elas com desprezo, nao observabdo 

suareaLimportanciapara_.o.estudo do futebo~percebendo, muitas vezes, o quanta sao 

fundamentais. E urn born exemplo desse tipo de obra e o "Almanaque do Futebol 

Paulista", de Jose Jorge Farah Neto e Rodolfo Kussarev Jr., ou ainda, "0 Almanaque do 

Futebol Brasileiro", de Marcos Aurelio Klein e Sergio Alfredo Audinino. A exemplo do 

mui1o famos.o. "Almanacco Illustrate DeLCalcio" .. o. almanaqHe do futebaLitaliano~que ~a e 

publicado na Italia ha muitos anos, o "Almanaque do Futebol Paulista" reune urn nurnero 

enonne de-dadGS a respeiro-Ge-todos as time&e..c•mpeooaros.-oo es~R~ E 
uma obra para ser consultada a todo instante, uma "biblia do futebol paulista". Mais om 

pioneirismo do futebof paulista." 

Os. a!manaques. constituem urn. modelojnteressante. de abordagem. 0 futebol e urn 

tema ideal para ser explorado por eles. Pais alguns detalhes que apimentam ou permiiem 

entus.iasticas discuss.iies e debates podem. ser colhidos nesses alinanaques, alem. d~!les 
serem obrigatorios em qualquer reda9ao de jomal ou outros veiculos de comuni~ao 

esportiva, E uma obra qoo assum<Hl~tempo a. condioyii.G ~11tilr pmll£0\)0, 
didatico, tradicional e que esclarece. Com origem europeia, os almanaques -sao publieados 

ha Secufos, cfesde 0 periocf6 feu oaf. bostem· muitOS tfpmnre almanaque>, <fescfe- OS mais 

simples, que oos oferece~os.-.00-~efenuhide• astro!Ogica&-4lhfase&cda- "fa
8

, 

pass.ando por almanaques de enumera9ii.o de info~Oe-5 uteis, como a-s almafla!iues 
farmaceuticos, chegando ate exemplares que-·ofc:aecem puesias e se compmtam c()mo 

e~
9 

0 futebcl, qnat~do oom almat~aque~~lar aos que se. comportam c'"o 
enciclopedias. · 

Entre os primeiros alinanaques-pobiicadUs"no Bfasitesta o "Ail:nanaclrHistQricoido 

Rio de Janeiro", de Duarte Neves, publicado no seculo XVIII. Almanaques sabre cidades 

7 Alem de ser o paulista o primeiro campeonato estadual do Brasil - com~ou a ser disputado em 1902 -. 
os times do estado de Siio Paulo tamoom foram os primeiros a se proflssionalizarem e a organizarem seu 
campeonato de maneira profissional. E hoje, e sem duvida, o mais organizado e forte certame nacional. 
8 Esses em especial tern origem astrol6gica ou mistica. Sao almanaques muito comuns ainda hoje e 
consultados por uma grande pane da QOpula~o, em qu;ilCJ!Ier camada social. 
9 PARK, Margareth Brandini. Hist6rias e Leituras de A/manaques no Brasil. Coleyiio Hist6rias de 
Leitura, Fapesp, Sao Paulo, SP, 1999, pp. 9-13. 
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eram comuns na epoca. Traziam informavoes como tarifas de correio, horario de trens, 

tabelas de prevos e uma serie grande de dados e informavoes sobre as cidades. No Brasil, 

tambem eram comuns os almanaques religins_as. e. os. almanaques literacios.,. como por 

exemplo o "Almanaque das Fluminenses" , destinado as senhoras da sociedade carioca) 10 

Os ahnanaques farrnaceuticos tarnb6tn erant m:uito eotnuns e hadicionais. rym 
adquiridos.. pela fBmilia e. colocadqs ern..pontos estrategicos..da casa para_o :fiicil!IlaDliBeio 

de todos. Eram almanaques que interagiam com as pessoas, j a que possuiam espavos para 

anotayiies_pes.soais, seguindo as orienta(:i'ies prescritas no mesmo 0 Almanaque Aquarone 

eo Almanaque Biotonico Fontoura (como personagem de Monteiro Lobato Jeca:fatu 

divulgando o produto e fnendo. propagapda da_boa_.sallde),. sfuLexemplos desses 

almanaques. Eles se tomaram famosos na primeira metade do seculo XX, quando o pais 

passava_par um processo grande de saneamento basico e. a_difusfu:uieideias. ern prol de 

uma boa saude era comum, assim como se tomou parte do imaginario da popula9iid na 

epoca,_a_rela¢o da palaYra_ '~biotOnicd.'~ou. mesmo, mais. especificamente,_''biD)onico 
Fontoura", com saude. Eram instrumentos de urn processo civilizat6rio. 11 

-

6s-almanaques; que niio--~ t00o-C(}tnUN.Y-oo--&asil:, emrw- siia -tta--sarapa; --sao . / 

essenciais para o universe de textos e trabalho:; sobre o-fureboL E como -na A-strorrofu:ia. 

Favo aqui essa comparayiio, que pode parecer estranha num primeiro momento, mas 

talvez ilustre em que sentido rne.refiro serem essas. obras de fundamental importanciJI para 

a bibliografia do futeboL Explico. ' 

Na ciencia astronfunica_existern muitas areas de atuaviio. Uma delas e a 

Astronomia de Posiviio. Muitos fisicos e astronomos as vezes torcem o nariz em relava6 a 

ess.a area e a consideram ja ultrapassada.e desneces.sfu:ia 0 mesmo acontece. com as obras 

de futebol que citei acima, para muitos soci6logos e historiadores que estudam o futeboL 

Mas na verdade, a maio ria das. areas de atuaviio. da Astronomia, nao existiria e nao poderia 

acontecer sem a Astronomia de Posi91io. Ela e de grande importancia hist6rica, ja que foi a 

primeira. "area" dessa ciencia:- e urna das primeiras areas de toda a ciencia - e que. surgiu 

como importante ferramenta para o advento da a,oricultura na Antigtiidade e tambem, 

posteriormente, para orientar os rnarinheiros. em navega96es no passado. Eles se 

orientavam pelo ceu, tanto para saber em que esta9ao estavam, se quente ou fria, ou s~ca 

ou chuvosa, quanto para saber onde. es.tavam, como no caso da navegaviio,.em que, se 

conhecermos a dinamica e o "mapa" do ceu, descobrimos onde estamos com calctilos 

simples.. e precisos.. Assim. se navegava. com tanta precisao no passado,_se utilizando, de 

duas unicas ferramentas, OS olhos, e as vezes, urn astrolabio12 Portanto, e irnportante 'sim 

t ecotdrecet o ceu e estar familiru izado com a saa dinarnic:a ao Iongo do- tempo. 

Pois essas obras descritivas e cronol6gicas sobre o futebol atuam da fuesmaforma. 

Se nao temos, com precisao, os dados e informavoes sobre a hist6ria do futebol, pouco 

consegnimos fazer em reJ.a¢o_a_urn estudo desse._esporte. Poucas conexoes..e relavqes 

podemos estabelecer. Nessa atua91io e amplitude seriam drasticamente limitadas, como 'no 

caso da Astronomia sem a Astronomia.de Posiyii<L Portanto, para est:udar. futehol ~ se 

inserir em seu universe, e de grande importiincia conhecer os passos cronol6gicos -desse 

10 PARK, Margareth Brandini. Op. Cit., pp. 68. . 

"PARK, Margareth Brandini. Op..CiL,_pp_l04-lD8. 
12 Instrumento usado pelos navegadores para medir em graus a altura do Sol e das estrelas para detenninar 
a po~alatitude, em que estavam no g!oho tencestre. 
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esporte ao Iongo do tempo, bern como saber localizar e descrever dados e informac;oes 

sobre o mesmo. Quando nao se percebem e nao se localizam momentos do futebol, pouco 
se consegue interpretar ou relacionar dados sobre ele. Dai a importancia dessas obras, 

cujos maiore!l exemplos siio os almanaqnes ou_l.i.Yros_estatisticos. Nao ba realmente como 

ou porque considerar tais obras menores ou irrelevantes no campo de estudo sabre o 

futeboL Pouco se "navega'' no futebol sem elas. 

Mas e claro que para entender com mais profundidade e precisao o futebol, essas 

obras nii.o..bastanL Assim, existem trabalhos_q.ue Jidam com a sociologia d<1.futeboL Essa 

obra tern uma abordagem que e mais bern aceita pela "academia", pais sao resultados' de 

pesquisas academicas, cientificas. Elas se propoem ser mais profundas sabre algum 
aspecto ou tema especifico do futebol, conscientes de estarem realizando urn recorte, nao 

se propondo,. portanto, ter..uma_visii.<l.geraLd.!Lfhtebol Essa e construida pel.a_s~ria 

das varias pesquisas localizadas, oferecendo a compreensii.o do todo com mais precisao e 

objetividade. 0 pesquisador tanto pode focalizar sua pesq.uisa num estudo do micro, 

quanta focalizar sua pesquisa no estudo do macro. As duas abordagens juntas permitem 

ter um.conhecimento completo sobre.o t~. 

No futebol, assim como em outras'areas, o conhecimento pode ser construido 

basicamente por dais caminhos. Num deles~ a vivencia e experiencia fornecem a pes,soa 

capacidade de possuir discernimento e uma visao e interpretac;ao precisas sabre o tema. E 
o que ocorre eotrralguns ttcnicos e jogadores, a ntedida que vao-se-totttando nrais ~s, 
vao adquirindo sabedoria em relac;ao ao universo do futebol. 0 mesmo ocorre com al~ns 

jornalistas, que com os anos de atuac;ao, vao adquirindo tambem sapiencia. E, o que e 

mais raro,. por nao se dedicarem dire:tamente ao futebol~ atuando apenas como urn... fii, 
tambem ocorre com torcedores. Sao portanto fontes de grande conhecimento sabre o 

futebal,._p.or terem dedicado parte significativa de suas vidas num mesmo campo. ~ao 

capazes, atraves desse saber popular, de analisar o futebol, realizando comparac;oes e 

interpretay5es, projetando expectatiyas. · 

E par outro !ado~ hit o saber cientifico. A construc;ao deste e fruto da atua<;ao de 

cientistas ou pesquisadores que se utilizam de uma metodologia para testar ou criar uma 

teoria,...p.artindo de uma ou_mais hip.Oie.ses.. Ha portanto,...pnr. parte desse!l construtores, do 

conhecimento, os cientistas ou academicos, uma tecnica, da qual eles se utilizani e 

fundamentam seus estudos, e posteriorrnente suas conclusoes. E enquanto esses produzem 

obras ou documentos que podem ser estudados, e que permanecerao sempre a disposi~ao, 

o!l primei:ros,..do saber popular, muitas...vezes..nao deix:amoenhnm material.p.assivel de, ser 

manuseado e estudado posteriormente. A fonte de inforrnayoes e a propria pessoa Nesse 

caso, para se chegar ate el~ o cientista se utiliza, par exemplo, da historia oral. 

E quando sao produzidas obras nao academicas, seus autores se valem da vivencia 

esabedoriaadq.uiridasem fim<;iio do ex.ercicio...de.umafunc;ao oudasua..atuayii.o emvarias 

atividades ao Iongo de sua vida num mesmo campo. Assirn, muitas obras sao produzii:!as 

atraves da vivencia que seu autor possui. Como exemplo cito duas obras: "Olimpiada 100 

Anos", de Silvio Lancellotti, e "Todas as Copas do Mundo", de Orlando Duarte.
13 

Ambos 

sao jomalistas e produziranrtrabalhos- em que-realizaln tllna soberba coleta de dados; mas 

tambem, em muitos mementos, principalmente nrobra de Lancellotti, conseguem 

13 "Oiimpiada 100 Anos" foi lan<;ada em 1996 pela Editora Nova Cultural, e "Todas as Copas do Mundo" 
e publicado nos anos de Copas do Mundo, desde I 986, pelli Fdifora M'al<ron Books. 

l6 



relacionar o espor:te,_ a. modalidade~ com a momenta historico e social em que se insere. 

Ha assim, uma analise urn pouco mais profunda, mais precisa, sem ser exatamente~i.Jm 
trahaiho nos. moldes acade!J1icos. 

De.qnalquer.forma}as primeimstrabalhos sabre futehol.nao fotanLprodnzidos ~or 
academicos. E se escreve sabre futebol desde que o esporte chegou ao Brasil. MaS a 

ahordagem, o. "olhai', foi diferente. ao Iongo do...tempn,_ao.longo de periodos...que p?dem 

ser identificados e separados. ; 

Nas. duas.prirneiras decadas..do seculo.XX,...a_futeb.ol~como era.um e.sporte recem 

trazido da Europa, ainda era abordado com muita curiosidade e ate distancia. Ma~ foi 

tambem nessa epoca. que.Jl.futeb.oLjil c.om~.a.se. emaizar no imagip.ario.da cultura 

nacional, pelo menos nos grandes centros desde o nordeste ate o sui do pais. Os jorrtais 

come9JjYam.a.dedicarum.espayo .jlequeno aQDOYo.iogp,..sempre em no.tas..de divulgayao 

bastante curtas e com uma linguagem formal. Nao foi dos jornais que o futebol recebeu 

uma maio.r atenvao. Nesse.momento~etradn£. se. voltaram jlara. a futebl:lllanvando seus 

olhares peculiares sabre o jogo. Autores como Lima Barreto, Monteiro Lobat6 e 

Aldin.taraMachado, sao. exemplos de homens deJetras que abordaram..o.futeb.ol na.6jloca. 
Monteiro Lobato, ate devido a sua origem, abordou o futebol com o olhar da elite 

da.epo~visualizando.no.jago urn "espirito nacional". em sua pratica. Q futebol nao havia 

ainda se popularizado, embora ja fosse, em alguns momentos, disputado ./por 

rejlfesentantes das. camadas mais populares. Para.Monteiro Lobato, a futehol ajlfesent~va 

caracteristicas importantes para a eugenia, ou seja, possibilitava ao praticante ter uma 

sallde adequada que a le.valla.a.ser apto. e urn born rejlfodutor, "melhorando a especie", 

servindo tambem como forma de "adestrar" socialmente o individuo na sociedade. 
14 

Lima 

Barreto escreveu sabre a futehol disputado_ em fabricas, com urn enfoque nacionalista, 

sendo contrario ao jogo importando da Europa. E outro modernista, Alcantara Machado, 

escreveu.sohre a futehol urhano,-as..''pelada.s: dos..meninos.nas ruas,j.ogado em ~as 
regi6es ou bairros de Sao Paulo." . _ 

0 futebol:- e incorporado--ao--imaginitriOo lia ~; e e001e<;a • a a se &2er-present~ na 

literatura. Em "0 Saito", urn soneto de Anna Amelia escrito em 1926, o futebol" esta 

presente no poema, cujo ritmo parece fazer uma alusao ao jogo com a bola. Anna Amelia 

tal~ tenha-sido. a primeira mulher a...tratar do fi JtebQlna literatura. 
16 
~o "0 

Saito": ... 

"Ao ver-te haje saltar para um tomeia atletico. 

Sereno, forte, audaz como um vulto da Jliada, 

Todo a meu vibrau.m1m. impeto jrenetico, 

Como diante de um grego, her6i de uma 0/impiada. 

14 ANTUNES, Fatima Martin R"odtigues Ferreira. "COm· /5ri1siteiro, nifo Ful quem possa-: Cronic~ de 

futebol e identidade nacional. Tese de doutorado para o Departamento de Sociologia da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de sao Paulo I USP, 1999, pp. 15-16. 
15 ANI'UNES...E:llima.Martin Rodrigues ferreira "Com..brasi.leiro. llilo lui quem possa"' Cr6ni.cas de 

futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 15-16. ) 
16 Anna Amelia,. apud ALF'REI)4lofio.Carl!Js..EutehaLEUleb.6/eres.. Uma apresentcu;:iin da esporte. na 

literatura nas decadas de 1910 e 1920. Disserta<;ao de Mestrado do IEL, Unicamp, Campinas, 1996, W· 
56-57. 
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Estremeci fitando esse teu porte atletico, 
Como diante de Apolo estre.mece adriada. 

- Era urn conjunto de arte esplendoroso e paetico 
- Enredo e inspirat;iio para uma heliconiada. 

No cenicrio sem par de urn pitlido crepitsculo 
- Tu te /.anfasteno ar, vibrando em cada museu/a 
Par entre as aclamat;oes da massa entusiastica. 

- Como um deus a baixar no Olimpo, airoso e Jepido 
Tocaste o solo, enjim, glorioso, ardente, intrepido, 
Belo IUlperfeit;iio da grega e auti~pf4Eica," 

17 

0 futehol parece. ter ne.sse primeir:o momenta urn sentido arnbiguo"um carater 

arnbivalente, que interage e interfere de maneira relevante no imaginario do_ homem 

com da-epoca, no seu cotidiano 
18 

.J!oJ: um lado, o..futebol e vist~or 

muitos escritores das duas primeiras decadas do seculo passado, que viam o futebol como 

urn intruso em nossa cuttura; uma- irnpm ta<yao europeia de a! go que nifo tij)ha 

absolutamente.nada aver com a "cultw:a nacionar,:}9 Ei:lesse-sentiOO, tambem veicnla.~am 

a imagem do futebol como sendo urn esporte selvagem, bruto, viril demais para os bons 

costumes. Urn exempf6 ·e Gfaciliarro- Ramos, qm; assim como Litna Barrefo, 1era 

nacionalista e contra esse. esporte importado da Ing!aterrar e che.io de. atos selvage~ Viris, 

recheados de palavroes e brigas. Ele escreveu: ; 

"Temos espf)rtes em quantidades. Para que.metemos o bedelho em coisas estrangeirfS? 
0 Football niio pega, tenham certeza ". 20 

' 

An contrario desse:> autore&. outros, durante os. primeir:os ano:> da Rep{!blica viam 

o futebol como parte do "movimento modernizador" da sociedade brasileira. Olavo. Bilac 

foi urn. ex.emplo de:>:>e pe.nsamento, atribuindo ao futebol, com muita reverencia, a fun.,:ao 

de ser uma pnitica a ser sempre cultuada par ser saudavel para o corpo. Nessa epoca/em 

que a vida urbana se acre:.centou uma serie de melhorias na cidade, era c.omum propaga,r o 

quanta era born e necessaria a popula.,:ao ter higiene e fazer exercicios fisicos. · 

Outra visao s.obre o futebol nas duas prime.iras decadas do seculo XX se e.nver,eda 

para uma abordagem politica. Comunistas e principalmente anarquistas falam do futebol 

como um ins.trumento de domina.,:ao da:> .massas a :>ervi.,:o da burguesia, utilizado 

17 ALFREDO, Joiio Carlos. Futebol Futeb6/eres- Uma apresentat;iio do esporte na literatura nas decadas 

de 1910 e 1920. Op. Cit, pp. 56-57. 
18 ALFREDO, Joao Carlos. Futehol F uteb6/eres.- Uma.apresenta¢o do esparte na lileratura nas ~cad as 

de 1910 e 1920. Op. Cit., pp. 15. .· ' 
19 Essa '"cnltura.nacionar' eobviarnente uma cultura pensada pela elite da epoca_Fropunba a vaioriz;ayao 

de uma cultura totalmente "brasileira'", mas ainda assim uma cultura parcial, vista e organizada.(oli 
contrnlada) peia elite. 
20 Graciliano Ramos, apud, ANTUNES. F:jtjma Martin Rodrigues Ferreira_ "Com brasileiro" nfio hti quem 

possa ··: Cronicas de futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 16. ' 
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principal mente no interior das. fibricas, onde se come~ou a praticar o jogo. Segundo ejes, 
a pnitica do futebol era incentivada pelos "patroes", os burgueses, com o intuito ·de 

desviar a atenyao dos op.enirios dos p.roblemas. s.ociais.. 0 futebol, ass~ era vista como 
urn instrumento de aliena9ao do povo, utilizado como "pao e circa" pela elite, e chamado 

na epaca de :'opio do pavO:'~numa clara alusao a uma droga, que tira a..cons.ciencia do seu 
usuiui.o21 "Opio do povo" seria posteriormente, nos anos 60 e 70, resgatado pelos 

opositores ao-regirne militar, como rnaneira de se-refe£ir ao futebornovamente.
22 

0 tema futebol seria obj~to de estudo dos analistas sociol6gicos, obras de catater 
academico, somente nos anos 70. Vale ressaltar portanto, que o futebol foi apropriado 

inicialmente pela literatura,. antes de. chegar as maos. das. ciencias humanas> e ser inclusive 
reconhecido como objeto va.Iido para ana.Iises de carater sociol6gico e hist6rico. 

Mas_desde o finaLdn seculo XIX,_escritores_e literates brasileiros.. passara.IILa notar 
a importancia e a repercussao social do entao novo esporte. Viram nele nao s6 uina 

atividade fisica,. mas tamhem uma atividade capaz de ag!utinar pessoas e mobiliza-las, 
sendo uma atividade, portanto, capaz de mobilizar as massas populares. 23 0 futebol, 

apropr iado-pela literattrra" br asileira ja--nas deeadas de 10 ·e-ZO-
24

, apr~;sse 

inicio urn conteudo ou atmosfera ludicos nos textos literarios, caracteristica que o·envolve 
ate hoje. Tambem ja havia uma grande identifica9ao do futebol com a cultura brasileira, 

como algo apropriado de formadefinitiva e especial pelo govo brasileiro, ap.esar de alguns 
intelectuais resistirem a essa constata9ao. Assim podemos notar, que o futebol. esta 

presente em muitas manifesta9i'ies da culturabrasileira. 
0 modemista Antonio de Alcantara Machado, por exemplo, escreveu textos 

repletas de imagens,. mm!imentos e sons, que Qareciam nos convidar a le-los em rittnos 
pr6ximos aos movimentos rapidos e ageis do futebol, conferindo a leitura urn discurso que 

lauvava a futebol, urn discurs.o apaixonado, similar a uma narra9ao contemporiinea de 
futebol pelo radio, como mostra o trecho abaixo: ' 

"Ca:misas verdes e calt;.oes negros corriam~ [llllavam~ chocavam-se_ embaralhavam~se, 
caiam, contorcionavam-se, esjaljavam-se, brigavam. Por causa da bola de couro 

amaz:elo q.ue niio parava, niio p.arava um minuto~ um segundo. Nti.o parava. (. . .) Biagio 
alcam;ou a bola. Ai, Biagi of Foi levando, foi levando. Assim, Biagio! Driblou um. lssol 

AYcuzt;.ava para a vitoria. Salame nele, Biagio! Arremeteu. Chute agl)ra! P.ar.pu. 
Disparou. Par011. Ai' Reparou. Hesitou. Biagiol Biagio! Calculou. Agora/ Preparcm~se. 

0/ha oRocw! E agora .I Ai1 Olha oP.o=J..CAAI..-", 25 

) 

21 ~S~ Fatima Martin R6dti:gnes Feneita: Anw qutszas e-·Cormmfstas no Futebot de Sao--Paul~. In 

Re'oista Leitura 11 (U7) de dezembro de 1992, Sao Paulo, 1992. 
22 ANTUNES, Fatima Manin Rodrigues Ferreira. "Com brasileiro, niio ha quem possa ": Cronicas de 

futebol e identidade naciona/. Op. Cit., pp. 18-!9. 
23 ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira._ "Com brasi/eiro. niio hti quem possa ": Cronicas de 

futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 14. 
24 ALFREDO, Joao Carlos. Futebol Futeholeres- Uma apresentagilo do esporte na.literatura. nas decaflas 

de 1910 e 1920. Op. Cit.. ' 
25 Apud. ANTUNES, Fatima Manin...Rndrigues Fer:rei.ra..._ "Com brasileiro. niio hil quem possa": 

Cronicas de futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 17. 
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Outro autor que faz do futebol urn pretexto para a poesia e o tambem modernista 

Oswald de. Andrade. Neste. p.oema,. que segue abaixo, . o. autor procura retratar _urn 

momento de projec,:ao do futebol brasileiro, urn momento que o nosso futebol comec,:a a 

chamar aaten¢o dos europeus,_como.podemos_notar aseguir: 

"a europa curvou-se ante o brasil 

7a2 
3ai 

A injusti9a de Cette 

4a0 
2al 
2a0 
3al 

E meia duzia na cabe9a dos portugueses" 
26 

E podemos encontrar outros exemplos de manifestac,:oes na poesia, literatura, 

cronica, etc, que tenham llil futebol sua.inspira¢o. Mas ao final dos anos20 e. inicio...dos 

anos 30, o futebol passa a ser enfocado com mais destaque por urn outro tipo de 

linguagem, a jornalistica. Os j.ornais, ao perceberem a insen;.ao que possui o futebol na 

sociedade da epoca, comec,:am a realizar coberturas maiores sobre o futeboL Assim, 

muitos textos sobre futebolsiio_produzidos p.ela imprensa e.scrita. Assim como.jo~tas 

tambem passam a se especializar em futebol e a produzir obras que o enfoquem. _ 

Uma das primeiras. obras q.ue tratam do futebol, preocupada com a recuperac,:ao de 

informac,:oes e uma reconstruc,:ao hist6rica do mesmo, e "Hist6ria do Futebol no. Brasil 

(1&94 - 1945)", de ThomazMazzoni,_publicado .. em 1950. Nessa obra, o autor~que e.ra,um 

dos mais importantes jornalistas em sua epoca, realiza urn apanhado precioso de dados e 

informa<;;5es sobre o inicio da hist6ria do. futebol nacional. Oferece urn excelente panorama 

do surgimento e evoluc,:ao do futebol no Brasil, mas ainda nao e uma abordagem 

sociolagica. E oi. alilis. com Tho.maz Mazzoni e o.utro.s j.ornalistas da epoca,..que_ a imprensa 

passa a ter uma atuac,:ao mais significativa com relac,:ao ao trato e a abordagem do futeboL 

A cobertura nas paginas de esporte, a partir da decada de 30, come<;;ou a "evoluir", ou 

seja, a imprensa passou a dedicar espac,:o de destaque para o futebol em suas paginas. 0 
jogo,jit_bastante popularizado, desperta.Ya muito..interesse. Foi Thomaz..Mazzoni, que, no 

final dos anos 20 e inicio dos anos 30, comec,:ou a se referir ao jogo entre S.C. Corinthians 

P. e Palestra ltilia (atual S.E. Palmeiras) como sendo o "derby", poisja nessa epoca, esses 

times realizavam o maior classico da capital paulista, principalmente com o fim em 1929 

do C. A Paulistano, ate entao. o maior time da cidade devidu. ao_ ad.llento. do 
' profissionalismo no futebol paulista. ' 

No inicio dos anos 30, a irnprensa campineira, que tambem passou a dedicar 

grande espac,:o para o futebol, por possuir muitos times, e muitos deles entre os melhores 

do. estado, co.meyou a se..referir.an seu maiOLj.ogo, a clissico da cidade..entre. AA.I'onte 

Preta e Guarani F.C., como sendo tambem "derby" da cidade. Thomaz Mazzoni trabalhou 

26 Apud. ALFREDO, Joiio Carlos. Futebol Futeb6leres - Uma i:zpresentayiio do esporte na literatura ras 
decadas de 1910 e 1920. Op. Cit, pp. 79. 
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na A Gazeta Esportiva, jornal que possuia uma sucursal em Campinas. Essa proximidade 
provavelmente possibilitou..cha.mal: o classjco campineiro de derbi,.logo depois de assjm se 

referirem ao classico paulistano. . .) 

A imprensa em....Campinas tambem teve _a__ seu...."Mazmni" .EaLo..j~sta 

Ferdinanda Panattoni, que escreveu para A Gazeta, A Gazeta Esportiva e A Gazeta 
llustz:ad<L Eoi.. PanattonL que, a fern deJncentivar o esporte na. cidade com a criaca~ de 

inumeras competicoes e obtendo apoio para muitos esportes, principalmente o futebol, 

criou_ unLt.ermo. que... ate recentemente foi usado e... que se espalhou poLtruio_o_~o: 

"dente de Ieite", pois, trabalhando na sucursal de A Gazeta em Campinas criou A.1m 

campeonato para. criancas, que..._deoomioffil '_'dente.._ de_leite" r que... .hoj.e._con:e5I)onde 

basicamente a categoria infantil. / 

Quando. o fu!eboLse. profissionaliza oficialmente, no ana_ de..J..93~ucorre_,um 

processo de transforma.;:iio quantitativa e qualitativa quanta a cobertura do futebol pela 

imprensa, pmcesso esse... que e, uma decada depois, irnpulsionadn e... a,judado p.elo r,adio, 

que passa a realizar a cobertura do futebol, narrando suas partidas. / 

Na decada. de 4Q.6..escrita o que.talvez_possamos chamar de a prirneira ~ de 

abordagem sociol6gica sabre o futebol brasileiro: "0 Negro no Foot-Ball Brasileiro": de 
Maria ~ publica do em...l9..4.L Nessa_obra, o autnr, .nan. pertenceote a_ acade!pia, 

percorre, entretanto, os prim6rdios do futebol brasileiro e analisa a inser.;:iio e aceita<;:iio 

lenta do negro nesse. esporte_ Mar:iu Filho, .que...atuo.u. mui.ta tempo .. como jornalist.lf e 

cronista esportivo, tambem demonstra, ja em 194 7, como o futebol pode ser uma forlna 

ou caminho.para a ascensiio sociaLdo.negro, margjnalizado no mercado.. de...trahalho 

naquela epoca e ainda hoje. Essa preocupa.;:iio do autor, que niio era soci61ogo, e e l:iom 

lembrar.que...as ciencias. humanas ganhariam impulso na..esfura..academica somente...~das 

depois, faz de sua obra urn trabalho de carater cientifico e sociol6gico. · 

COIDJl vemos,.essas duas obras nos diio uma p.ista..de...queofiltebol brasileimja,era 

urn alvo cobi<;:ado para o estudo e reflexiio de pensadores dos anos 40. 0 futebol_ acal:!ara 

de. entrar..no pmfissionalisrno e_ sua..1l£ati.ca...gassava...a..ser. pa.r:te_.d<Lentiio...merc.ado_,de 

trabalho. Mario Filho procurou abordar exatamente esse memento de transi.;:iio e enfocou 

o negr:o_nesse contexto. Nessa epoc3ro. futehol ja era...um esp.o.rte. de...massa, pratic.adq e 

amado por milhares de pessoas no mundo todo., principalmente no Brasil. E um peri6do 

que-se wnvencionou- chamar de "Era Romiintica- dv Futebol", isso porque o futo;bol 

brasileiro, apresentando urn jogo de grande habilidade e tecnica, ja havia conquistaao a 
admira.;:iio de brasileiros e estrangeiros nessa epoca. Para muitos jornalistas de entiio ja 

"ennos..os-melhot:es. do mundo"
27 

no final dos a.RQS ~ pois..~me.smos, n,iio 

vencemos a Copa de 1938 na Franc<a, Q_or illel(-gerieooia -e 20r "pressoes" eump~iasP E 

27 Essa caracteristica arrogante que caracteriza nossos cronistas, dirigentes e tambem te..--nicos e jogadores 
hoje, tem, portanto, uma origemja nos anos 30 e 40. 
"'Quando a Sele93o perdeu a semifinalda.Copa para a !tali a par 2 a 1 nossoscronistas.daepnca muito se 
manifestaram quanto a uma possivel arma¢o para levar a ltalia a final da Copa, eliminando o Brasil, que 
segundo eles era muito melhor. Era o Brasil da "arte" e de LeOuidas da Silva Nota-se essa postura 

inclusive nos cronistas do Diario do Povo e do Correia Popular, ambos de Campinas. Mesmo se levando 
em considerac;ao o estado fascista de Mussolini, onde pressao e reJ?ressao eram expedientes comuns e que 
tinha grande interesse na vit6ria italiana como propaganda do estado, nunca se provou nada. e a hist6ria 
virou mais uma entre as muitas lendas do futebol. 0 Brasil simplesmente foi apenas derrotado pela Itilia, 
que o superou naquela peleja, nada aconteceu a! em dis so ... Em outros momentos da hist6ria, estados 
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dessa projet;:ao do futebol brasileiro para o mundo entre as decadas de 40, 50 e 60, que 

aparece .. a.expressiio ''Era..Rarn.fultica.do.. Eutebol" _A expressao tamhem s.e.refere a.ttm 

periodo em que o futebo~ como produto mercadol6gico, niio havia ainda alcant;:ad6 a 

posiyiio que ocupa hoje, em que movimenta uma enorme quantidade de dinheiro. Diziam 

que o jogador jogava por "amor a camisa", e nao se vendia facilmente, ao contriuio do 

que. ocorre. hoje,._ segundo muitos cronistas. contempor§neos,.ern que. a..jogador e movido 

pelo interesse de enriquecer. Sao mementos diferentes, e uma comparat;:iio simplista .pdde 

gerar uma ideia estereotipada, caracterizando as. jogadores de hoje como mercenaries. 

E e nesse momenta, anos 40, que aparecem as cronicas. Divulgadas na imprensa, 

elas.. representavam uma. especie de... aYali~iio.. s.u~tiva.. a. resJleit<Lde .. urn t~ ou 

acontecimento especifico da epoca. Eram expressoes de costumes e da mentalidade da 

s.ociedade brasileira de entao, eram porta vozes. de desejos da comunidade. Mas 

principalmente eram espat;:os para os "formadores de opiniao". E com os cronistas, agora 

transforrnados em fottnadores de-opiniau, qu:e-.az:iatpteusa; que jd tea:lizava tal fan~~ a 
tern agsJra intensificada atraves de seus textos. · - · ·-

A cronica surge como genera literano nos jomais do Rio_ de Janeiro na segunda 

metade do seculo XIX. Nela,_a noticia e pass.ada alem do modelo padrao. Ela e formada 

por opinioes e argumentos, e urria dissertat;:iio curta e niio met6dica, sem acabamento, que 

aborda uma. ooticia qualqu.e2.9 E ela.--e-de-um-:'autoJ:?_' e-nao. do "veiculo", 0-- que a 

personifica e identifica. Mesmo que seja "descartavel", ja que depois de !ida, geralmente 

vira Iixo ou e utilizada para embaiar ou forranrojetos- e aml5ientes, suas- Ideias e inserQiio 

ficam presas a mentalidade..da.tljloca. Muitos. escritores au literates foram-cronistaS,..co,mo 

Machado de Assis, Jose de AJencar, Lima Barreto e Artur Azevedo. J 

As. cronicas chegam tambem ao futebol no final dos. anos 40, quando este se 

transforma numa febre no pais. 0 periodo aureo das cronicas esportivas se deu entre os 

anos 50 e.60, e elas fimcionavam exatamente.c.omo as.cronicas. ernoutras..ilreas..ou.s.et;:i')es 

do jomal, eram avaliat;:5es subjetivas, reflexos de costumes e mentalidade da epod e 

formadoras de opiniii.o junto aos leitores. E elas Jlermaneceram, principalmente devido ao 

grande interesse do publico em relat;:iio ao futebol, impregnadas da mentalidade da epoca. 

Mas. quando a crOnica..chega aa..fute.bol~ela !Lesta transformada. em relat;:ao, as 

primeiras cr6nicas do seculo XIX A linguagem livre e coloquial e introduzida nesse 

genera com.Joiio do Rio, no inicio do seculo XX Essa transforma<;iio, inclusive, trouxe a 

esse genera. alguns modernistas, como Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Antonio 

Alcantara-Macl!ado e Jos6-Lins ag Regp30 

Dos anos SO ate--o-final dos' anos--6&,-·eo--ginero ctonica vira-moda. E--elasj se 

transformam em importantes testemunhas de sua epoca; transformando-se em obietos de 

grande interesse para estudos sobre a cultura e a identidade nacionais31 

autoritarios viram no esporte uma excelente maneira de fazer propaganda, como na Olimpiada de Berlim, 

em 1936, na Alemanha nazista de.AdolfHitJer e na.Copa do Mundo da Argentina enil97S..~e o 

regime militar. ' 
29 ANTUNES,. Fatima Martin Rodrigues Ferreira "Cam. brasileiro, aao lui quem. p11ssa ":-Cronic~ de 

fotebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 27. ' 
30 

ANTUNES,.FatimaMartin.Rlldriguerreira "Cmn.brasileiro, aiio lui quem possa ": Cr6rzicllf de 
futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 28. ' 
31 ANTUNES,. Fatima Martin Rodrigues Ferreira... "Cmn.brasileiro, niio hti quem possa ": Croaicas de 

futebol e identidade nocional. Op. Cit. pp. 29. ' 
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Nesse memento, destacam-se tres cr.onistas~ taLvez. os maiores_.do periodo~ como 

observou a pesquisadora Fatima Martin Rodrigues Ferreira Antunes32
: Jose Lins do Rego 

(1901 - 1957), que foi escritor-e-dirigente do C.R Flamengo, Mario Filho-(r9W-- 19(>,6), 

jomalista de linguagem. especializada.. e. tamhem torcedor do C.IL Elarnengo;..e NelSon 

Rodrigues (1912 - 1980), irmao de Mario Filho, teatrologo e dramaturgo, torcedor1do 

Fluminense E_G~ capaz_ de..extrapolar .a.Jin~m ubj.etiva do irrnaa,_incoJ'Wl(~o em 

suas cronicas paixao, poesia e exageros de urn torcedor comum. _ · 

Esses. tre&. cronistas tiYerariL passagens siwific.ativas na hist6ria do. futebol, 

interagindo intensamente com esse universe. Jose Lins do Rego, por exemplo, exaliou 

sempre que pode a. nome._e_os feitos .<kLseu_c..R..Elamengo,_chamanda:,o inclusiye de "o 

clube mais -querido do Brasil"
33 

E o fez numa epoca quando o time rubro-negro talVez 

nao-fosse-aindltofenomeno de toreida qu~ e-OO:jec Se-se aessa atull\)ao de J()se I:,~ do 

Reg9 o fato de que o Rio de Janeiro era a caQi!al do Brasil e tambem cartao g_ostal do 

pais, e obtemos hoje urn time que possui a maior torcida do Brasil, so companivel, e 

mesmo assim comJarga Yantage~ a torcida do S.C. Corinthians P 'T fen omena de torcida 

em Sao Paulo e tambem em outras regioes do BrasiL Jose Lins do Rego tambem foi 

bastante regionalista e acirrou em suas cr6nicas a rivalidade entre paulistas e cariocas no 

futebol, ja muito grande na epoca. 

Mas taLvez os dois maiores cronistas de toda a historia da cronica esportiva tenham 

sido os irmaos Mario Filho e Nelson Rodrigues. Mario Filho, que deu nome ao maior 

estadio do mundo, o Maracana~ foi um j.ornalista de linguagem bastante especializada e.de 

grande cultura e conhecimento. Era chamado de "o intelectual do futebol", sendo sempre 

reYerenciado pelo irmao mais.novoT que o cbamava de "o criador de multidoes". 0 I;la

Flu, encontro entre o C.R. Flamengo eo Fluminense F.C., que para muitos cronistas'de 

hoj.e, como Iuca Kfouri, e o. maior classico do pais, e basicamente uma cria<;ao de M4fio 

Filho. Niio que ele tenha criado a "rivalidade" entre as equipes, que ja existia hit decadas, 

mas certamente, fui Mario Filho que transformou du contribuiu significativamente para o 

Fla-Flu ser o extraordinario classico que e hoje. 

Para divulgar e promo.ver o embate entre C.R. Flamengo e Fluminense F .C., q,ue 

ocorreu em 1933, pelo primeiro campeonato carioca organizado pela recem criada Uga 

Cariod.', o..jomalista ~que dirigia.na epoca as.paginas-deeS[lWtes do jo~ 0 

Globo, a convite de Roberto Marinho, amigo de sinuca de Mario Filho e que herdata o 

jomal, usou com destaque o termo ''Fta-Fiu'': <Jtet'Ino' errr si·nao foi urrta cria<;ao sua. }'m 

192.5, quando se furmou. is pressas l.l!lla.Sele<;ao... cario.ca so com jogado.res de Flumlnepse 

F.C. e C.R. Flamengo, os outros torcedores das outras equipes, como C.R. Vasco; da 

G~Botafugo F.B._,. America F _c_ e..Bangu.AC.Tnao aceitaram cbamar aquele..time. de 

"sele<;:ao carioca", e chamaram-no de "escrete Fla-Flu". ' 

Mario Fil.ho, que era a. favor da.profissio.naliza<;an do futebol, acreditando_ que, os 

jogadores deveriam ser pagos para jogar, aproveitou 0 termo criado naquela epoca e 0 

· 32 Em "Com brasileiro, niio hti quem possa": Cr6nicas ae futeboT e identidade nacional. Op. Cit. 
33 ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues. Ferreira_ "Combrasileiro, niio hti.quem possa.": Cromcar, de 

futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp. 75-81. · 
34 0 jornal de. Mario Filho tall1bem. precisaw.de..promO<;ao na.epoca. 
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transportou para a decada.seguime-com outro sen~ P~=· Estava criado o ''fla.-I\lu" 

por Mario Filho, que demonstrara ja naquela · epoca, -quando o futebol- acabara -Eie se 

profissionalizar, a percep9ao · cte que se ·- natava de- urn extraon!inirrio _produto 

mercadol6gico, pois mexia com os mais profundos sentimentos do brasileiro fii de futebol, 

na epoca, uma multidao. Assim como outros classicos, o Fla-Flu despertou uma 

enonnidade de sentimentos ao..longo.d~ecadas..nos aficionados. torcedore.s...cariocd$, e de 

d 
y I 

outros esta os. · 

Essa postura de Mario Eilho denota nele uma clara e pioneira. preocupa¥ao CQ!fi o 

jomalismo esportivo e seu desenvolvimento. Ele sabia que a profissionalizavao do futebol 

beneficiaria. o jornalismo esportiY.o.,...p.ois..aumentaria. o. pUblico _interes.s.ado.._e. assi,m os 

jomais passariam a ser mais procurados, aumentando a vendagem.,7 
• 

Ontra atitude interessante e ilto•adeFa-MMario-Filho foi-tratar-os-trrnes de ftrte\>ol 

pelo nome com_ a quaL eram. identifi.cados pela torcida nas ruas. Ao inYes de utilizar "dub 

de Regatas Flamengo" ou "Fluminense Football Club" ou "Bangu Athletic Club", Mario 

Filho passou a cbama-los._ como o.s torcedores. os. chamavam, s.imples.mente "Flamengo", 

"Fluminense", "Bangu". Retirou os resquicios da influencia inglesa na nomenclatura dos 

times do..Rio de Janeiro e-no.linguajar do futebol. Simplificon tudo.
38 

Corn-o-tempo, tanto 

a imprensa como a pessoa co mum, aportuguesaram os termos utilizados -ao se referi~ ao 

futebol. "Football" passou a ser ''futeboi'", "athleti:c,...passmra ser"atletito'~ "9fu15"passou 

a ser "clubl?' e. assim por diante,..O.''apraziveL'~ da.Rlla.,Awaro..~ passoo- a,ser 

apenas o "Campo do Fluminense". A tao peculiar lffiguagem do futebol, caractefistica 

marcante do futebol contemporaneo, comevava·a·se·constmire a se firmar: 

Mario Filho, a exemplo de Jose Lins do Rego tambem s.e utilizou da"iivalidade 

entre paulistas e cariocas para prom over os embates entre os times dos dois estados. F oi 

dele a iniciativa de se rec~o Torneio Rio-~,em-J.SS0 39 Esse.certarne->euniu os 

principais times dos dois estados, acirrando ainda mais a disputa. Como Sao Paulo e Rio 

de Janeiro possuiam na epoca os mellioies times -do pais, o- certame foi, ate rneado~ _dos · 

anos 60, quando surgiram outras potencias em outros estados, basicamente o primeiro 

campeonato brasileiro, cujo campeao podia ostentar o titulo simb6lico de "campeao 

brasileiro". · 

35 ANTtJNES; Fatima Martin ROdnguesFencha. · "e"oTTrfi77:1Sffetro;·ntro"fta quem po=": Cn5nicgs de 

futebol eidentidade nacional Op Cit pp_J06-l07. · 
36 Toda essa paixiio que representa o classico Fla-Fiu fica bastante clara na obra: FILHO, Mario: e 
RQDRIGIJES._ Nelson;. organizada par Ell .HO Clscar Maron e FERREIRA,. Renata El.a~ElZL- £. as 

multidoes despertaram. Editora Europa, Rio de Janeiro, RJ, 1985. 
37 .ANTU.NES_.E:itima.Martin Rodrigues Eerrejra "Cmn...brasileiro,.J1l/o. hiJ. quem possa "' Cr6niCOf de 

futebol e identidade nacional. Op. Cit., pp 106-107. · 
38 CASIRO_..Rlzy. 0 .Anjo Parnograjico.. A. vida...de Nelson Efldrig;JJli Companbia das I etras Sao Paulo, 
SP, 1992, pp. 1!4. 
39 Recrion pais enLl933Tj3.. bavia ocorrjdo uma edipo dessa competic;Jo. qne.emfiJn~3o de divergenqas 

politicas entre as entidades dirigentes do futebol paulista e carioca niio prosseguiu, ressurgindo em 1950. 
Dutro m.o.ti.Yo que..culminou.com a niio continnaC3o do certame foj Q..descnntentamentn dos grandes times 
paulistas e cariocas por enfrentarem equipes tao fracas, como o Bonsucesso F.C. (RJ), A.A. Sao Bento , 
(SP) e CA. Ypiranga (SP), que nao despertavam interesse nenbum nos torcedores. Em...l.9TI,..o Palestra 
Italia (atnal S.E. Palmeiras) foi o campeiio do certame que reuniu 12 times, sete de Sao Paulo e cincO do 

Rio. de Janeiro. 



0 mesmo processo parece ter ocorrido com outros_ c!assicos~ como S.C. 
Corinthians P. X S.E. Palmeiras ou A.A. Ponte PretaX Guarani F.C .. Eles parecem se 

finnar e. se perpetuar atraves de uma ine.Yitavel. e. fundameotal iote.rayao com_ a imprensa, e 
que ocorre ap6s os anos em que o futebol se profissionaliza, o que abordaremos mais 

adiante. e que. fora pe.rcebida por Mario. Filho ji naquela epoc~ quando o futebol deil>a de 

ser amador, para ser profissional. 
NelsQll_ Rodrigues.. dizia niio possuir a cultura e a capacidade de analise do irmao 

mais velho, mas tambem se destacou ao escrever cronicas. Tinha pelo irmao uma profunda 

a.d.nJ.ir,a<tao. 

"Era compreensivel que Nelson Rodrig11es olhasse Qara Mario Filho com reverencia 

que, no passado, se devia aos maiores e melhores. Tudo que Mario Filho fazia se 

traduzia em gigantism a: eram as gr.andes promor;..oes. do seu joma(. os livros que todo 

mundo admirava, as multidoes de )ovens nos "Jogos da primavera" e, agora, a pir..dmide 

de. c'mcreto..no Mara~ Mario F'ilho era o grande ho111em que Nelsen qmria ser. " 
40 

-' 

Ne.JsQll_ Rodrigues era bastaote nacionalist~ e via no futebol urn simbolo para a 
nayao. Sua paixao o "cegava" muitas vezes, como ele mesmo reconhecia, o que o fazia 

produzir cr6nicas que iam muito alem da linguagem factual e objetiva A liberdade que a 
poesia e a literatura !he concediam o levou, em muitos momentos, a escrever exageros. E 

ate ni&so~ como emsuas_peyas para o teatro, Nelson Rodrigues era ambiguo. Ele fez.dessa 
ambigliidade urn instrumento de atuayao e interayao com o futebol. Era uma opyap dele, o 

que conferia a Nelson_Rodrigues uma maneira bastaote peculiar e propria de se referir ou 

comentar futebol. 

Para ele,. o j.ornalista ou cronista precisava ver tudo, analisar tudo, para que 
pudesse transmitir ao torcedor, com a maier fidelidade passive!, o que fora uma partida' de 

futeboL Para ele eotao, tudo que s.e relacionasse a urn j,ogo de futebol, · incluindo os 
sentimentos e as emoyoes, eram relevantes e deveriam ser considerados sempre. Era urn 

"cronista torcedor", a que !he permitia, muitas. vezes~se aproxirnar mais do torcedor, mais 
do que uma cronica com excelente analise tecnica e tatica de uma partida de futebol, mas 

carente do sentimento que inevitavelmeote envolve urn embate. Sua grande paixao e alvo 
de cronicas era o Fla-Flu. 

"Daqui a duzemos anos, a cidade dira, mordida de nostalgia - 'Aquele Ela-Elu ·. Ah, 

quem nao esteve ontem no Estadio Mario Filho, nao viveu ". 41 

A obra "Fla-Flu ... e as multidoes despertaram!", organizada par Oscar Maron 

Filho e. Renata ferreira, publicada em 1985, traz as cronicas do flamen.:,ouista Mario Filho 
e. do tricolor Nelson Rodrigues, alem de alguns outros poucos autores, e narram a hist6ria 
do classico. Os textos vao constmindo. a. hist6ria do_ emhate e. demonstrando nas 

entrelinhas do jogo, a imensa paixao que cerca a peleja. E urn retrato precise) do 

irnaginario do futebol na cultur a cat ioca e nacional. 

4& CA.STRO, Ruy. 0 Anjo Pomogrtijico, A vfaa de NelSon Kodngues:op. Cit., pp. 227. 
41 Nelson Rodrigues, Apud FILHO, Mario e RODRIGUES, Nelson; organizado por FILHO, Oscar Maron 
e FERREIRA, Renato. Fla-Flu ... E as multi does despertaram. Rio de Janeiro, 1985, pp. 189. 
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Hoje existem cronistas ( ou colunistas, ja que ha uma certa confusao em relayao ao 

espayo. no jornal e ao tipo de texto na imprensa). de grande proje91io nacionaL Os 

jomalistas Flavio Prado, Armando Nogueira e Jose Trajano, o jomalista e soci6logo Juca 

Kfuuri e-oo-ex;-jogad~~~ .e..Casagrande
42

, s3.o-exe~1Qs.-_dos 
' melhores cronistas de hoje. Mas as cronicas podem, de certa forma hoje, se confundir com 

os "comentarios especialiZaao~ realiZaaos-· ao· vivo- nas radios e nas televisoes. •. Os 
"comentaristas'' seriam..os_cronistas dessa era te]evigiv8- emhora e claro-·as crOnicas na 

imprensa escrita, continuem existindo no modelo dos 'anos 50 e 60. Na televisao> os 

"comentarios'' tamhem. niio conseguem ter espa9o para uma ahordagem ou disserta91io 

mais profundas, precisas e ricas de informa96es sobre urn tema especifico, devido ao 

tempo televisivo mais restrito. 

Esse periodo aureo das cronicas esportivas se deu paralelamente _ ao periodo 
chamado de "Era Romiintica" do futebol. Nos anos 60, o futebol brasileiro encanta o 

mundo e. conquista o statu.s. de_ melhor futehol do Qlaneta. Esse rnomento_gerou urn 

material bastante vasto para cronistas da epoca escreverem sobre futebol. Mario Filh6 e 

Armando Nogueira sao ex.emplos e escreveram obras narrando grandes feitos e momentos 

especiais da hist6ria dos clubes e principalmente da seleyao, que nessa epoca se 

transformou numa especie. de "xod6'' do JlQYO brasileiro~que assim.a ve ate hoj_e, 

Como exemplos dessas obras, pode-se citar "Copa do Mundo, 62" de Mario Filho, 

ern que o jornalista narra sua aventura de cobrir a Copa do Chile em 1962, ao mesmo 

tempo em que narra a vitoriosa campanha brasileira nessa competi9iio. Armando Nogueira 

em obras. como "Na Grande- .Area'' d~ 1-900- e-- ''BQ[a_ na. ROOe" -~ 1-9-7}, mistura 
) 

experiencias pessoais vividas dentro da cobertura do futebol com hist6rias que realizam 

tanto uma exaftayiio como tambem uma critielrde·aspectoorerevantes cfo-rrosso futebol. 

E talllbem na d~4e-60- qoo.-n-filtehol.e::-~oobertum jgfnaHsdca_ ~em 
importantes transformay5es. E no final dessa decada que o futebol alcan9a definitivarnente 

urn papefrefevante como poaeroso prmfuto mercadbffigico a·serexpforadb. Eisso se deve 

fundamentalmente ao surgimento da televisao e a transmissao dos primeiros jogps ao vivo. 

A primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo e a cores foi a do Mexico em 1970. Foi a 

partir dai que os cluhes.._ passaram a. fazer as primeiras. incursaes .. como empre~as. 

Comeyava a dar os primeiros passos o ''futebol empresa", que apesar de ainda nao 

totalmente "instalado" ja aponta para a tendencia que muitos clubes hoj.e apresentam., a de 

se tomarem empresas, sendo essa uma forma de superar crises financeiras e de se manter 

no futehol contemporaneo Esse processo de. rnoderniza91in assume. no Brasil algLIIlfas 

caracteristicas particulares 
43

, e parece gerar definitivamente a separayiio do _futebol 

pro-fissional-do- futebc* amador. MttitM '<.lmg~mes eru::ootr- ·no fut~ rrnmeiras--'<.le; s.e 
enriquec.erem a custa dos clubes ou de se projetar visando urn cargo -politico 

posteriormente. Eurico Miranda, dirigente do C.R. Vasco DaGama, e urn exemplo. 
44 

42 Tostiio e SOcrates tambem siio medicos. E Socrates chegou a secretaria de esportes de Ribeirao Preto. 
43 PRONI, Marcelo Weishaupt. A Metamorfose do Fute5ol.Pill5llca<;iio do lnstituto de Economia, 

Unicamp, Campinas, SP, 2001, pp. 46-53. 
44 "Parece'' pols o nosso futebol tem ainda muitos aspectos amadares,.como pox e.xemplo a apropria<;iio de 
clubes e patrimonies por parte de dirigentes, que mantem uma rela<;iio paternalista com o clube e com o 
time,. q.ue_geralm.ente 6 bastanteprejudjcjal Alguns djrigentes se acham no direita-de decidir sozjnbo~ OS 

rumos do futebol estadual e nacional. Ou campeonatos e regras siio alterados por caprichos ou interesses 
26 



Essa metamorfose do futebol nacional niio se mostrou beruillca ate agora.. Desde 

os anos 70, muitos criticos comeyaram a apontar problemas no futebol brasileiro. Muitos 

desses problemas ainda persistem.. Nao cabe aCJ!li essa discussiio, mas pode-se enumerar 

urn problema muito serio no futebol brasileiro como exemplo maior. Diz respeito a 
follill.llayiio de urn calendario organizado, com arealizayiio de campeonatos profissionais e 

com datas estabelecidas com bastante antecedencia, o que permitiria inclusive uma melhor 

organiza9iio e explorayii.o. mercadol6gi.ca d9 futeboL Dai a imprensa realizar uma 

campanha por essa organizayii.o, cuja palavra de ordem e "moraliza9iio do futebol". 

Tamh6m.. a. elaborayii.o de regras simples . e. permaneoteg, como certames de po.n~os 

corridos, em que todos os times joguem contra todos em jogos de ida e volta e o prime'\ro 

na soma de pontos sagra-se campeiio. Qu no lllllxim.o certames que tenham uma fase com 

jogos de ida e volta e uma final, ja que o brasileiro se acostumou com as "decis5es" ou 

"finais". 
Co.m urn. caleodario .o.rganizado~ que_ vale lembrar deveria tambem e 

fundamentalmente ser "sincronizado" com os calendarios sul-americanos e europeus/ os 

clubes. jogariam menos. partidas...e. po.deriam o.r~ar suas finanyas e cronogramas, os 

torcedores iriam mais aos estadios, pois alem de menos jogos, o que e compativel c;orri os 
haixos saJariog da.maioria dos_trabaJhadores hragi]eiros OS megmog _entenderiam mefbor a 

competi((iio, poderiam comprar com antecedencia os 'ingressos, e principalmente ndssa 

seleyiio nacional niio seria tao. prejudicada co.rno o.corre hoje.. A seleyiio._joga em meio a 

rodadas de certames nacionais, o que niio ocorre na Europa, onde existem. epocas 

esp.ecificas para todas as seley5es.j.ogarem,..niio coincidindo o. cronograma.do.s clubes com 

o das sele96es. A Sele9iio Brasileira esta sempre desfalcada em arnistosos e mesmo em 

comp.etiyoeS, o que nunca o.u raramente...oco.rre_co.m o.s europeus. A.s.si.m,.. a modernizayiio 

do futebol, com os clubes tomando-se empresas, pode ser benefica, mas a estrutura 

. arcaica dessa "paixful nacion.aL' precisa..s.er repensada.e alterada. E a.impreo.sa,.seja esct;ita, 

televisiva ou radioronica ap6ia integralmente tais mudan9as, pois elas tornariam o futebol 

urn eveoto ainda mais pro.rnisso.r no.que.diLrespeito. ao.lucro.~ como oco.rre.na Europa. 

Voltando a bibliografia, nos anos 70 e que come9am a aparecer as primeira& obras 

de carMer cieotifico. sabre. o futebo~produzido. nas universidades. Desenvolve-sr a 

sociologia do futebol. Como se vivia urn periodo de muita discussiio ideol6gica, 'em 

pessoais, ou ainda as intermimiveis '"viradas de mesa""" em campcwtafos-impedindo C'fiibes Oeseretn 
rebaixados..au..pio.r,. ugupanda tinzlD.s_cfe clnbes que n;lo tern forca JX>litica junto as ligas federa~O:eS.)OU 

CBF, Confederac;iio Brasileira de Futebol. Um exemplo vergonhoso dessas manobras ocorreu no anq de 
2000 nadeci.s§.o.OOcertame nacional chamada naqnele ana de Copa Io§o Havelange C R ~ da 

Gama (RJ) e AD. Sao Caetano (SP) decidiam o titulo. A partida, no dia 27 de dezembro, estava e:ptpatada 
(0 a0} quando ocar:reu umatragfdia no mal cui dado Estr}dio de Sao Ianu;lrio no Rio de.Jane.im.e preci9u 
ser interrompida - uma grade de prote9ao caiu, gerou pfutico e muitas pessoas, na correria, foram ' 
pisoteadas e.se.feriram (168 pessoa&) Qdirigente ¥as<:aino Enrico Mjranda qu.is..contjnuar ca.tn..lL~da, 

inclusive tentando expuisar do campo os torcedores feridos que ali se refugiavam. A partida s6 foi ~ 

interrompida (aos.ll minutos.da etapa jnjcial) ~iLinten:~_do._go.vernador do estado do Ri3 de 
Janeiro, Anthony Garotinho. Se o regulamento fosse respeitado, o A.D. Sao Caetano deveria ter sido 
declarado Qcampe3.o,. pois._areSIXmsabilirfade.da_precariedade do escidjo era clo_C R Vasco da.Ga.m.; que 

perderia assim os pontos, como previa o regulamento. Nao foi. Realizou-se em janeiro de 2001 ouui 
partidaem..qu.e_um.c..R.- Vasco.._da..Gamacompleto enfrentrnt urn AD S§o_Caetano dec;f!JJcado poi.s.ps 

contratos de alguns jogadores tenuinaram. 0 C.R. Vasco cia Gama venceu por 3 a 1 e sagrou-se ' 
campeao ... 



funr;:iio do regime militar, resgatou-se, em relar;:iio ao futebol, a ideia de "6pio do povo" do 

inicio do seculo. Os soci6logos encararam o futebol como um instrumemo de alienar;:iio 
utilizado pelo governo militar, pais, sem· duvida, o regime militar, principalmente no final 

dos_ anas. 60 ~ inicia das__anos_ 70~ se..cercou .de uma. p.oderosa maquina..de ..repressiio e 

propaganda. Paixoes ou aspectos significativos da cultura brasileira eram explorados) no 

sen1ido de se criar uma imagem favonivel de um govemo repressor e antidemocnitico. 

A imagem do futebol foi usada para criar nas pessoas uma percepr;:iio de que o 

BrasiL vi:llia.ummomento d~grande crescimento,_.d~grand~ desem10lvimemo economico. 

0 Brasil vencia, o pais se desenvolvia, como se existisse alguma relar;:iio inererite. 

"Novema milh6es emar;:iio I Pra frente Brasil L Salve a Sele<;iio", ecoava a can<;.iio da Cop a 
para toda a nar;:iio. 0 entiio presidente Medici chegou a dizer que o Brasil venceria a final 

con1ra. a.Itiilia em.l97Q par 4. a. L E ddato o..Brasil derroto.u os italianos p.or esse JllaRar. 

Esse "acerto" ou "chute", por mais insignificante que parer;:a, foi utilizado como marketing 

pelo govemo militar. 

Sao viu:ios os meios. que propagarn uma ideologia au constroem alguns dos pilares 

do imaginario de nossa sociedade sabre o Brasil e o "ser brasileiro". E muitos ddses 

meios, como a imp.rensa, a escola,. a religiiio e o futebol, par ex.emplo~ realizam com 

grande eficiencia essa construr;:iio de noss~ identidade. A Seler;:iio Brasileira e uma 

relevante fonte para observarmos essa construr;:iiu. 0 pesqpisador Edison Luis Gastaldo, 

da Unicamp, realizou urn estudo durante a ultima Copa do Mundo, disputada em 1998, na 

F r~ ·~ Nesse- estudo -ar:ttropol6gico,. o,... autru:.-pmcurou. identifical:_a.- cor:tstt=w;ao ,no 

imagimirio social do "ser brasileiro", a partir dos anuncios publicitarios veiculados 'na 

midia, em jomais, revistas e televisao. · · 

Gastaldo levantou, entre outras informa96es~ que esses anuncios difundiam uma 

ideia de que o brasileiro e urn sujeito "bacana, esperto, especial e born de bola", pais gosta 

de Cer:Yeja,..rnulher, divertimento. e princip.almente futeb.ol "S.er brasileiro" e tambem ~er 

parte de uma enorme familia formada par inumeras culturas e etnias, o que faz de ri6s 

pessoas especiais dentro do contexte mundial. Sao representa96es da nossa religiosidade, 

nossa nacionalidade, da nossa inf'ancia, da nossa toleriincia como seres sociais e do poder 

econ6mico da. IJ.a9iio, onde fica. implicit a .. que vivemos~ de. certa form~ num pais. , de 

oportunidades e que funciona atraves de uma suposta democracia social e racial. Sao 

representar;:oes que sustentam o imagimirio de nossa sociedade. No futebol, difunde-se a 

imagem do brasileiro como urn personagem especial, vigoroso, forte, habilidoso e esperto, 

genial, que-se. desta~a no mumio a.tra¥es..oo..muverso dG fu.tebot 46 

"Ai estci - No Velho mundo os sujeitos se gprecem com soldadinhos de cfmmbo: A 
dessemelham;a que possa existir de um tcheco para um suir;o, e do feitio do temo ozl do 

4 ~ GASTALDO, Edison Luis. A Nat;iio eo Amlncio: A Kepresentat;ifo do "Brasileiro- na Pubffcidade;da 

Copa do Mundo. Tese de doutorado, Multimeios, Instituto de Artes, Unicamp, Campinas, SP, 2000. 
46 Nao que o brasileiro niio possa ser tudo isso. Ele de fato, muitas vezes e, principalmente no futebol, 
embom *pertinente lembrar, que.esse gmpo "geniale..bem.sucedid<Lcorresponde aumaminoria no 
contexto do nosso futebol. Mas essa constru9ao e realizada de maneira a encobrir a real e precisa ; 
caracteriza9fio do. que e "ser brasileiro",.. principalmente no que se refere As diferenc;:a.s..de. c1asse, do 
racismo e outros preconceitos que permeiam as atitudes e costumes do brasileiro. ' 
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nariz. mas o brasileiro niio se parece com ningJJiim_nem com os sul-americanos. Rep ito: 
o brasileiro e uma nova experiencia humana!" 47 

• . 

Esse miia de. um.. poYU brasileiro. farmad.o a partir de. tres. ra<;:as,._ incO!JlOrando, no 
brasileiro de hoje as supostas qualidades que cada uma oferece, foi intensamente usada 

durante a nova republica, como progaganga de um novo Brasil_ e sobrevive com 
significativa releviincia ainda hoje. E o que detecta Gastaldo, ao observar que as 
propagandas durante-a Copa do Munoo-da Fraqa em-199% eram formadas-pormmentos 

ret6ricos que funcionavam como catalisadores Q..ara uma afirma<;:iio da nacionalid~de 
baseada numa democracia racial. Porem a intera<;:ao entre "as tres ra<;:as" bern como a 

constitui<;:iio. de uma na<;:iio democratica e. sern pre.conceitos. esta Ionge da realidade. 
Vivemos num pais de maioria mesti<;:a, mas o Brasil e urn pais de gritantes contrastes 

socials,._ de grande e evidente exclusao de ~pos sociais,. seja pela. etnia, pelo poder 
aquisitivo, pela religiao ou outro diferenciador. A sociedade brasileira se construiu_ sobre 

pilares. patriarcais e de claras se.parar;oes entre os grupos que compoe.m a nossa 
sociedade

48 

E e.ssas "separar;oes" sao re.forr;adas. gelo imagjnario social, pela cultura,. que 
produz e difunde padroes de comportamento. Esses padroes sao assimilados e passados de 

uma. gera~ para outra, e.stabeleceudo.-oSe-como-~'=is" e "coti.clia.l:las:'
49 

EJes 
contribuem de maneira fundamental para a manutenr;ao dessas separar;oes sociais que 

caracterizam a sociedade brasileira. 

No estudo de. Gastaldo_ fica. clara a fundamental partic~o da midia na 
constru<;:ao da "cultura do futebol" e de uma identidade nacional atraves dela, construindo 

imagens e. e.stere6tipos propagados 11elos variados veiculos._de comunica;cao. Essa difusao 
e intensificada com o advento da televisao e da possibilidade de tornar mais poderosa a 

influenciado discurso puhlicitario~que e fundamentalme.nte urn discurso onirico~que !ida 
. . ' 

ou e recheada de elementos simb6licos e magicos, que relaciona o futebol ao "brasileiro". 

Os discursos publ.icitiri.os !1fesentes na midia.sao criad.ore.s de mitos contemp.oraneos, do 
nosso futebol. 

50 
Mesmo a cobertura jornalistica do futebol pela midia e tambem lima 

mantenedora de mitos, realizando-uma-eonst~o-e-reciclagem-d~ mitps. 

Os soci6logos do periodo de ditadura militar tambem identificavam o'mras 

manifesta<;:oes culturais que foram exploradas pelo regime militar para a manuten<;:ao de 
sua imagem. Como por exemplo o movimento musical "Jovem Guarda", liderada entre 

outros por Roberto Carlos, que para muitos na epoca chegou a ser chamado de 

., Netson Rodrigues. Apud <JASlALDO; ·a:lismr-'tuis:- .4" Narffo- e-· o Anuncio:·ff Rtpresentar;aq do 

"Brasileiro "na Publici dade da Copa do Mundo. Op. Cit, pp. 9. 
48 A constru<;ao de nossa sociedade a partir das rela¢es entre os protagonistas do periodo colonial, que 
deram formas para a atual sociedade brasileira, e demonstrada por Gilberto Freyre, nas obras "Casa
Grande & Senzala" e "Sobrados e Mucambos", publicados em 1933 e 1936, respectivamente. 
49 Para esse debate podemos citar como exempl.o.. a...taa.__cQllllU!L e:qm:ssao "voce sabe. cum. quem ~sta 

falando ?", que denota essa separa<;ao e diferencia<;ao de um brasileito para outro em nossa sociedade, A 

expressao virou um cliche, um padriio de nossa lingua gem. Esse tema e discutido na obra: DaMA 1T A, 

Roberto. Carnavais, lvfa/andros e Her6is- para uma sociologia do di/ema brasi/eiro. Editora Rocco, Rio 
de Janeiro, RJ, 1997, pp. 187-248. 
50 GASTALOO, Edison Lnis. A l'-ia9iio eo Anlincio: A.Representa9fio do "Brasi/eiro" na Publicidade da 

Copa do Mundo. Op. Cit., pp. 113-116. 
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rnovirnento conivente corn o regime rnilitar. Can96es como "Eu te arno rneu Brasil" dos 

Incriveis foram arnplarnente utilizadas.~para o_rnarketing do govemo. Ser explorado para 
urn deterrninado firn nao significa necessariarnente ter sido "criado" corn esse objetivo. 'A 

proposta da "Jovern Guarda" era_aquela, can9~6es suaves que falassem do arnor entre os 
jovens. A proposta nao era a de ser critica. Assirn foi o rnovirnento. Da rnesrna forrnd, o 

futebol nao era exatarnente~ o rn~lhor espa90 para contesta9ao social mas era facilrnente 
explonivel para o marketing politico do grupo hegern6nico. ' 

Muitas rnanifesta9-6es culturais,_ que _servern de esp.a9o para a expressao e 
contesta9ao das carnadas populares, e ern rnuitos casos, corn carater de resistencia -llrn 

relayao a ideologia dOrninante~ podern ser ~ "assirnilados". corn o~ objetivo de serern 
controlados pelas elites e suas instancias governarnentais. Como exernplo pode-se cita\- a 

capoeira e o candomble, "assirnilados"~ ~ao long_o do seculo XX Mas essa "assirnila9ao" 
nao e cornpleta ou totaL Pois dentro dessas rnanifesta96es culturais, sao passados' de 

gera9ao para gera9ao conhecirnentos e ideolo.gi_a referentes. ao grupo "assirnilado". Assirn, 
as tradi96es, costumes, a consciencia critica e coletiva sao preservadas. E uma resistencia 

inteligeme- ante cr controle-da~deminante. @ made- de pertSa'f" desseY ~ e 

preservado, juntarnente com urn espa90 para atua9ao, em meio a urn espa9o contr6lado 
por uma ideologia dorninante. 51 

Outras manifestay()es, de- ori~HF elitista;c cemoo e o = oo futl:lrol; j>ao 

apropriadas pelas carnadas pormlares, e o espa9o pode tarnbern ser usado para contesta9ao 
e organiza9ao popular. Assirn, para a rnanuten9ao do controle das classes dorninantes, e 

preciso trazer de volta o futebol a urn estado ern que possa ser "assirnilado". Essa 
assirnila9ao, no caso do futebol, talvez tenha se dado atraves, por exernplo, do processo· de 

"federaliza9ao", em que se organiza o controle do esporte. Corn essa organiza9ao, o 
torcedor ficou rnais "Ionge" do seu time do cora9ao, e sua participayao, antes rriais 

proxima e direta, passou a ser rnais lirnitada e distante~ 
Embora esse processo de· "assirnila9ao" possa ser rnais claro ern rnanifesta96es 

como a capoeira e o candornbl~ tarnb.ern o ohservarnos no futeboL Mas nesse casq, a 
assirnila9ao se concretizou tarnbern ern fun9ao da necessidade do proprio esporte de se 

organizar, e assim evoluir corn cornp..eti96es~ disputadas entre os times existentes. A 

organiza9ao dos times e das Iigas e federa96es possibilitou assirnilar o futebol, excluindo 

dai a participa9ao direta das. pessoas corn o j.ogp> qu~ p.assararn entao a assistir as partidas 
e a torcer pelo seu time preferido. E o que restou, nurn prirneiro rnornento, foi o futebol de 

vfu:ze~ que como ternpQ foi perdendo seu espa99. Entao a organiza9ao do futebol,foi 
rnais urna conseqiiencia natural da evoluyao do proprio esporte, do que urna decisao e 

a~tiio consciente tornada p.elos governos, ou rewesentantes da classe dorninante. Ma~ a 
utiliza9ao do futebol como rneio de rnanipular as rnassas carninhou paralelarnente a essa 

evolu9ao. 
Assirn, o futebol, como urn exernplo de que o esporte pode softer rnanipula9ao 

para controlar as rnassas, passou a ser urn terna freqiiente, objeto de estudo recente no 

Brasil, mas nao no exterior, onde existern rnuitos estudos nesse campo~ Urn exernplo e "La 

51 VON SIMSON, Olga R.M.; e GUSMAO, Neusa Maria Mendes de . Cria9ao cultural na dilispora e a 

exercicio da resistencia inteligente, A, trabalho apresentado no GT"Sociologia da Cuftura B""rasileira", 

1988. 
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Politica Del Fiitbol", ensaio de Duncan Shaw52 que enfoca a utilizayiio do futebol como 

instrumento politico do govemo fascista do General-Franco--na Espanha-, dos anos 30 \lOS 

anos 60 do seculo passado
53 

Paises como Espanha.JtaJia,._Franya,_AJ.emanha,_ Inglaterra, Belgica e Rolanda, ja 

produziram obras com essa abordagem, alem de obras que procuram analisar e entender a 

paixao pelo futebol expressa_par_ multidoes. Dessas iiltimas, urn exemplo. e "A Tribo do 

Futebol", onde o autor, Desmond Morris, zo6logo e artista plastico, realiza um estudo 

enfocando a compo.rtamento burna no._ perante. o futebol. niio so de._ torcedores, mas 

tambt\m de jogadores e outras pessoas envolvidas diretamente com o jogo. E urn trabdlho 

de carirter antropol6gico- que-explor a fundamentalmente o-universo-ludico do-fut~l. 54 

Niio e toa que o futebol, assim como no Brasil, e uma grande paixiio nesses paises cita.dos. 

Ainda na passagem dos anos 60 para os anos 70, outras obras partiram para uma 

a.bordagem diferente, na qual o futebol passa a ser encarado como uma ferramenta de 

aglutinayiio da cultura e do povo brasileiros. E tido como urn fenomeno brasileiro, que 

gera uma--noyiio de solidariedade, cnjas-inteFf"!etayoosc-superficiais ou perirerieas-pare;;em 

contribuir para atenuar as diferenyas internas no_ contexto social brasileiro.._ 0 futeb,ol, 

assim, niio e apenas essa ferramenta e niio se resume apenas a urn instrumento das elites 

ou govemQS- para manipu~-e- contro!e ~. mas-tem papeis--e- fuRyOes s(lcio-

culturais muito mais amp los. · 

Em 1969, foi publicada a obra HA.nemre<rvez-de Joao s-alaanha"; de Pedro 

Zamora, pela Livraria Editora Gol. 0 livro mostrava uma tendencia para a decada seguinte 

e mesmo para a decada de 80: obras que abordassem a politica e organizayiio do futebol, 

assim comG- obras sobre persoaagws- impartapte&ccnesse- aspecto. Jt_ Q- caso- de J;J;iio 

Saldanha, cronista esportivo que ganhou fama ap6s resolver ser tecnico de -futebol e 

52 Publicado em 1986 na Revista de Occidente. nfunero 56. Madri: Madrid Comercial Atheneum. pp. 104-
114, ensaio citado in ALFREDO; 1oao·canos:- Furetrof Frmdiii'f'ues - Uina apreserrtaqiio ao esporte na 

/iteratura nas decadas de 1910 e 1920. Disserta<;ao de Mestrado do IEL, Unicamp, Campinas, 1996, pp. 
20-24. 
53 Eml936_aErente Popular umce.as..elci¢es na Espanha porem..ocorre um.Jevame militar de direita 
contra a RepUblica e a Frente Popular. 0 lider do levante eo general fascista Francisco Franco, que 
venceria, em 1939, a Guerra Civil qjle se estabelecera e 'l!.'e matara cerca de 300 mil QeSsoas. 0 governo 
de Franco duraria ate a decada de 70. Os regimes fascistas sempre se utilizaram do futebol como ' 
instrumento de propaganda de seus res-Qectivos g_overnos. Alem de Franco, o mesmo ocorreu por exemplo 
na Italia de Benito Mussolini, de 1922 a 1945, e no Brasil de GetUlio Vargas, principalmente durante o 
Estado Novo, de 1937 a 1945. 
54 Nesse. uniYerso. e importante destacar Irma caracteristica fundamental do futebol,._ q.ue..aparece na obra de 

Desmond Morris e em mnitas outras tambem, que e a imprevisibilidade do futebol. Denne os esportes 
1 

coletivos. o futebol eo imico que_ niio raramente oferece jogos e.resultados imprevisiYeis_surpreendentes, 
comum.ente chamadas de "zebras". Nao que elas nao ocorram nos outros esportes coletivos. Ocorrem, mas 
sao muito mais raros. E esse e cenamente. Ulll.dos.ingredientes.que__tornamo futebol tiioapai.xonante ... 
55 ALFREDO, Joiio Carlos. Futebol Futeboleres- Uma apresentaqiio do esporte na literatura nas decadas 

de 1910 e 1920. Op. Cit, pp. 26. 
56 Nesse aspecto se destacou, pois em dois anos comandando o Botafogo E.R.. (Rlh 1evou. o ahiinegm a~ 
titulo carioca. Posteriormente, apesar de estar em alta, resolveu salr e disse que s6 vo1taria a ser tecnico' se 
fosse para comandar a Sel~o Brasileira. Foi chamado em 1969 para assumir o escrete nacional. Largou 
tudo. Montou a base do time que se sagraria tricampeao no Mt!>cico - chamados de as "Feras de Saldanha". 
Mas antes da Copa do Mundo de 1970 no Mexico saiu. Nunca se soube completamente os motivos que 
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principa!mente por escrever severas criticas aos cartolas do futebol carioca e ao govemo 

brasileiro~ em plene periodo de diladura. 

Em outra obra, "Eutebol Empresa - A Nova. Dimensao para o Eutebol Brasileiro" 
de Roberto C.V. Mack, de 1980, aborda-se a grande transformayao engendrada no futebol 

pelas novas tecnologias e a transformayao do j_ogg em urn espetaculo que ~ra muito 

dinheiro. Roberto C.V. Mack tern formayao na area de engenharia de telecomunicaQ5es e 

na area de contabilidade, o que explica a aborda~m realizada. 0 autor discute desde 

administrayao e organizayao de clubes e federaQ5es no futebol brasileiro ate quest5es 

trabalhistas no futeboL Ele dedica urn capitulo inteiro para a imprensa, mas. realiza uma 

constataQao: a introduyao das telecomunicay5es no futebol. 0 autor aborda a imprensa 

escrita de maneira mais. distante, focalizando seu texto na imprensa em geral e nas novas 
tecnologias. 

Nos anos &0 e 90, cresceu o numero de obras academicas. 0 futebol passou a. ser 

abordado agora sob vanes aspectos, como por exemplo, a questao dos generos. 

Comey.ou,.se. a falar mais. abertamente sabre homossexualismo no futebol e tamhem..sobre 

as conseqiiencias da pratica e interayao das mulheres nesse esporte, o que para urn pais de 

tradic;:ao machista c.omo o Brasil, era algo atrevido e novo. Uma obra que ilustra essas 

novas abordagens e "A 'Nayao em Chuteiras': Raya e Masculinidade no Futebol 

Brasileiro", de Marcos Alves de Souza do Departamento de Antropologia da Universidade 

de Brasilia, publicado em 1996. 

Corn as comemoray5es do centenano do futebol brasileiro em 1994, obras de 

carater hist6rico e sociol6gico, com o intuito de reconstruir recortes hist6ricos do futebol 

brasileiro furarn produzidas. Urn exemplo e "Footballmania - Uma Hist6ria Social. do 

Futebol no Rio de Janeiro, 1902 -1938", de Leonardo Affonso de Miranda Pereira, 

publicado em 2000. A obra explora os primeiros mementos do futebol carioca, detectando 

nesse percurso particularidades e as relaQ5es sociais e culturais do Rio de Janeiro nos 

primeiros trinta anos do seculo XX. 

Em "0 Pontape Inicial- Memoria do_Futebol Brasileiro (1894 -1933)",public\ldo 

em 1990, o autor, o soci6logo Waldenyr Caldas, nos traz a trajet6ria do futebol desde os 

seus prim6rdios ate o inicio do profissionalismo no futebol brasileiro. Nesse periodp e 

possivel percorrer as transformay5es sofridas pelo futebol no Brasil, desde a imagem do 

jogo e do j_ogador para a so.ciedade brasileira ate a organizayao do futebol com a cria<;ao 

das primeiras Iigas e a consagrayao de clubes e campeonatos. 

Em outra obra recente,publicada em 2000~"A Metamorfose do_Futebol", o aut,or, 

Marcelo Weishaupt Proni, enfoca com o olhar de urn economista a transformayao 'do 

futebol, antes uma modalidade esportiva arcaica e desorganizada, para uma modalid!!de 

com gestae empresarial, transformando-se num excelente produto mercadol6gico, atraves 

do qual. se estabelecem acirradas. disputas economicas e embrenbadas relayoes_ politicas 
intemas. ; 

Apesar de haver essa grande quantidade de obras que realizam urn estudo social e 

sociol6gico do futebol, existem poucas obras que focalizem urn estudo sobre a relayao · ou 

interayao entre o futebol e a midia, especificarnente. A relaQao existe pelo simples motive 

. de interagirem e ambos assumirem funy5es de fonte de noticias e divulgador de noticias. E 

tiraram dele o comando da Sele~o. Talvez tenha sido por sua "lingua afiada e critica". Zagalo assumiu e 
trou.xe a Copa Jules Rimet em definitivo para o Brasil. 
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claro que nas outras obras,_mesmo que os autores nao tratem diretarnente da imprensa, se 
remetem a ela em muitos mementos, seja como apoio em argumenta<;oes, seja com 

exemplos que ilustram momentos. especificos do futebol. 
Assim, apesar de existir alguns obras que abordem o assunto, o que se percebe e 

que embora niio baja muitos estudos especificos sobre essa rela<;ao, imprensa e futebol, ela 
se da e e abordada de maneira indireta em muitos trabalhos sobre o futebol e sua cultura. 

Principalmente em rela<;ao aos bastidores do futebol encontramos o jomalismo esportivo 
diluido nas varias abordagens possiveis sobre o futebol. 

Nas obras "0 Anj.o Pomografico - A Vida de Nelson Rodrigues" e "Garrincha, a 
Estrela Solitaria", ambas de Ruy Castro, o aut or ao se remeter aos mitos do universe do 
futebo4 s.e apropria de aspectos da rela<;ao entre futebol e imprensa. 0 mesmo ocorre em 
"0 Futebol em Nelson Rodrigues", de Jose Carlos Marques, e "Fia-Fiu ... e as Multidoes 

despertaram!", uma coletanea com os textos de Mario Filho e Nelson Rodrigues, 
organizados por Oscar Maron Filho e Renata Ferreira. 

Na obra sobre Garrincha, por exemplo~ Ruy Castro vai buscar na atividade 
jomalistica da epoca nuan<;as sobre mitos e folclore do futebol, para contextualizar o mito 

particular de Garrincha, o "anj.o das pemas tortas". 

"Araty, aos trinta anos em 1952, era um jogador duro. Entre suas obras completas, 
contam-se entradas arrasadoras contra o grande Jair Rosa Pinto (e niio da Rosa Pinto), 
quando ambos jogavam no Madureira nos anos 40. Reza o jolclore que, num treino. o 
reserva Araty vinha entrando com tal violencia em ]air que este, temendo par suas 
cane/as de crista!, tamara a bola nas miios e a entregara a ele: 'Toma. E tua. Leva para 
casa'. Ano:>depois, ja pekrBotr:ifogo, -Araty~reputa¢&tle vktkntoCflle, 
quando um jogador saia de maca depois de cruzar suas tibias com as dele,. o cr01itsta 
Stanislaw Ponte Freta (Sergio Porto) dizia que o injeliz fora vitima de um 'araticidio '. ·· 
57 

Em rela<;ao ao proprio ap.elido "Garrincha''~Ruy Castro vai buscar na imp.rens,a a 

forrna<;ao e consolida9ao do apelido. Diz o autor que depois de muitos veiculos,_ como o 
jomal Diario da Noite, a emissora de radio Continental, a revista 0 Cruzeiro, etc, 

publicarem e chamarem seu apelido de diversas maneiras ("Gualicho", "Garribo", 
"G arn·co" "Carricho" "Garricho" "Garricha" ''Garrinha" "Garrincho" e "Garrincba") u ,.. ,.- ,. . ,_.. ,. ' ' 
foi o jomal 0 Globo, que tamberri publicou o apelido de diversas forrnas, que encerrotl o 

assunto, atraves do jomalista Geraldo Romualdo da Silva, publicando uma manchete em 
seis colunas: "Meu nome eManuel e meu apelido e Garrincha"

58 
0 apelido de urn dos 

maiores-jogadores da hist6ria-d<rftrtebol-mundial-fo'resolvidtl'' pela imprensa. 
Ruy Castro utilizou inumeras vezes a imprensa como amparo par'a justificar ou 

ilustrar o mito de Garrincha, as "coisas" de Mane Garrincha, o grande jogador que fora e 

tambem sua decadencia. Sobre sua decadencia, por exemplo, o aut or buscou numa. materia 
de 1971 da revista Manchete ilustrar a entao situa<;ao de Garrincha: 

50 CASTRO, Ruy. Estrela Solitario - Um brasileiro chamado Garrincha. Companhla das Letras. Sao 
Paulo, 1995, pp. 51. 
58 CASTRO. Ruy. Estrela Solitciria- Um brasileiro chamado Garrincha. Op. Cit., pp. 59-64. 
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"Claudio Mello e Souz~ correspondente de Manchete em Lisboa, tambem estava em 
Madrid (a exemplo de Garrincha e Elza Soares) aqueles dias. Saiu a noite com Garrincha 
e Elza e foram a um tablado flamenco chamado Las Brujas. Em sua materia para 
Manchete, Claudio descreveu-o como saudflvel, com cinco quilos a mais, mas seguro e 
confiante, bebendo 'poucos liquidos '. A bela joto que tirou do casal e que ilustrou sua 
reportagem, ambos sorrindo muito, niio o deixava mentir. Muitos anos depois, Claudio 
admitira-a verdade. Eramsm:l'iscs de quem estava di~e~gj;:. " 59 

Em. "0 Anjo Pomognillco - A Vida de Nelson Rodri.:,oues" ~ Ru~ Castro se utiliza 

tambem muitas vezes da imprensa para ilustrar e argumentar. Inevitavel, ja que. Nelson 

Rodrigues fora um..cromsta. E embora seja uma biografia de Nelson. Rodrigues~ e passive! 

perceber na obra, como parte inerente de seu conteudo, a intensa relac;iio. da imprensa com 

o futebo4 mesmo niio sendo esse o obj.etivo da obra de Castro. 0 mesmo ocorre em "0 

Futebol em Nelson Rodrigues", de Jose Carlos Marques. Nessa obra, tambem a impninsa 

e o futehoi sao colocados !ado a !ado e se faz presente sua interac;ao. 0 autor procura 

tambem fazer uma analise da linguagem de Nelson Rodrigues quando este abordou o 

futebG!-llm sua vida. 

Nao seria exagero dizer que essas obras sobre Nelson Rodrigues tambem servem 

como urn recorte da hist6ria da imprensa no Rio de Janeiro e Brasil. Ou urn recorte da 

hist6ria da.dramaturgia naciona4.no caso da._obra de Ruy Castro, que .. muito. enfoca, este 

aspecto da vida de Nelson Rodrigues. ' 

Mas a obra que mais se aprofunda nessa rela<;iio entre imprensa e futebol e no 

universo de mitos criados a partir dessa relac;iio e "Fla-Flu ... e as Multid5es Despertaram", 

que retine algumas cr6nicas. de Mario Filho e Nelson Rodrigue~ retratando urn dos 
maiores classicos do nosso futebol, o embate entre C.R. Flamengo X Fluminense F.C .. 'Na 

introduc;iio dessa obra fica claro o objetivo de retratar o classico a partir da imprensa, a 

partir dos textos dos cronistas citados. A obra consegue niio so contar a hist6ria do 

emhate.etambemdo futeh.ol carioca,..como tambem consegue abordar o.mitoe a._culttjra, 

o universo onirico, que preenche e compreende o futebol. 

Todas elas se utilizam do que produziu a imprensa esportiva. 0 j.omalismo e urn 

objeto ou fonte para se buscar ilustrar e demonstrar alguma argumentac;ao cujo objetivo 

niio e exatamente a rela<;iio. imprensa e. futeh.ol. Percebe-se que praticamente nao e~te 

nenhum estudo especifico sobre essa relac;ao, com uma · abordagem mais profunda, 

hist6rica ou sociol6gica sobre futebol e midia, ou CJ!le tenha nela o obj.etivo principal do 
~~. . 

Muitos.trabalhos se inseriram. n<l universe da imprensa. esportiva,...mas enfoc~do 

principalmente a linguagem ou a cronica presente .nessa atividade. :E o .exemplo' de 

"Futebcl, Fen6meno Linguistico (Anidise linguistica da imprensa esportiva)", de M~ do 

Carmo de Oliveira Femandez.
60 

Nessa obra, a autora realiza urn.. estudo lingiiistico dos 

textos da imprensa sobre futebol. Noutro, chamado "Sociologia da Linguagem ao Nivel da 

Cronica Esportiva Contemporanea", disserta<;:iio de mestrado em Lingua Portuguesa pela 

59 CASTRO, Ruy. Estrela Solittiria- Um brasileiro chamado Garrincha. Op. Cit., pp. 413. 
60 

Document:lrio da PUC do Rio de Janeiro, RJ, em 1974. A o15ra roi citada pelo jornalista Jose Geraldo 

Couto do jornal cfuirio A Folha. de S.Pau/o, em entrevista.an autor. 
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Universidade Federal Flnminense, a autora Lida Zandonadi realiza um estudo especifico 

das cronicas, os tipos de textos e suas construc;:5es. Esse trabalho foi publicado em 1974. 

E em. obra recenie, de..l226,.-<Lautor Ioiio .Carlns...Alfi:edo, realiza.um..estudo da 

presenc;:a do futebol na literatura nacional das decadas de 20 e 30 do ultimo secuJoJ A 

obra, que tambem se distancia da imprensa e .q.ue foi sua dissertac;:ao de mestrado para o 

Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, se intitula "Futebol Futeb6leres - Uma 

representac;:ao do esporte.na liieraturabrasileira.nas decadas de 1910 e 1920". 
Sao muitos os textos que enfocam a poesia e a estetica da construc;:ao das cronicas 

sabre futebol. Autores como Nelson Rodrigues e Armando Nogueira tiveram seus ~extos 
analisados com essa abordagem em muitos livros. · 

Em''Com Brasileiro nao ha q.uem possa" ~ tese de doutorado da aoci.6logctFatima 

Martin Rodrigues Ferreira Antunes, ha urn estudo sabre os cronistas esportivos· da 

imprensa carioca nas decadas de 40,50 e 60. Aautora mostra atraves..das cronicas de Jose 

Lins do Rego, Mario Filho e Nelson Rodrigues a relac;:1io existente entre o futebol e o 

imaginari.o de urn povo. Como no futebol podemos encontrar uma di.fusao de uma 

ideologia que visa construir uma identidade brasileira positiva, de desenvolviment6 e 

projec;:1io mundiai.ii, muitas vezes~ havendo uma analogia direta entre as conquistas do 

futebol brasileiro e os supostos sucessos de urn povo que esta se modernizando. Para essa 

relac;:ao, a autora vai buscar nas cronicas desses autores as nuanc;:as dessa ideologja em 

construc;:1io e profusao. A imprensa, portanto, e objeto fundamental para esse estudo. · 

Sabre a relac;:ao direta entre futebol e imprensa, existem obras que narram 

experiencias pessoais de jornalistas com a pratica do jornalismo esportivo. Urn exemplo e 

"Futebol de Craques ... e dos Carta las Pernas de Pau", do jornalista esportivo lose Dias, 

que completou 50 anos de atividade nessa area. F oi noticiarista, reporter de campo, 

coordenador de equipe, diretor e editor geral~ trabalhando em muitas radios entre os apos 

40 e 70, como a Mayrink Veiga, Continental, Tamoio!Tupi, Guanabara e Globo, alem de 

trabalhar tambem na imprensa-~ta-eBa .TIL.Gk;.OO,...E, um-livro em qye o"at!U}!'-faz 1,1m 

apanhado de experiencias vividas ao Iongo dos anos de carreira. Atraves desses · relat'os, 

podemos nos inserir nesse universo do fornalismo esportivo, mas nao ha nenhuma inten~ao 

de se aprofundar na aruilise da atividade do jornalismo esportivo com o futebol. 0 livro 

pode ser entendido tambem como uma homenagem aos jornalistas esportivos de todo o 

pais. 
0 historiador Jose Sebastiiio Witter, autor dos livros "0 que e Futebor',. da 

Editora Brasiliense (1990), e "Breve Hist6ria do Futebol Brasileiro", da Editora FTD 

( 1996), faz um estudo hist6rico e sabre a sociologia do futebol nessas a bras. Ele enfa\iza 

na obra de 1990 a importancia que a imprensa tern na vida do jogador e do clube, sendo 

ela urn poderoso instrumento transforrnador e mantenedor no universo do futeboL lj:m 

ambas as obras, Witter procura se utilizar de uma linguagem simples, voltada para leigos, 

ja que e esse a objetivo delas. 

As.sim, foi nos anos 90 que se intensificou a mimero de a bras e estudos de carater 

academico sabre futebol. Antes nao existiam muitos, embora existissem muitas obras 

sabre futebol. Pode-se dizer entao que h3. muito a ser explorado ainda nesse tema e em 

uma decada muitos estudos foram feitos. E certamente, muitos estudos ainda vao tratar da 

rela<;:iio imprensa e futeboL lose S.ebastiii.a Witrer escreveu em 1990: 
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"Embora se diga que ha pouca literatura sobre jutebol no Brasil, eu assim ntio o 
considero. Ntio hil, certamente, muita obra academica. As primeiras teses comef.am a 
aparecer. Stio muitos os autores que se ocuparam de nossa paixiio e com 'ela 
trabalharam. " 61 

. A .~ca obra qu~fala- sobt:~-0-Derbi ~ e ~ue ~ala- Sl)bre 
1mprensa e 'Eternos Domingos Sern Derby", escnta em 1997 pelo JOrnahsta e professor da 

Puccamp Luiz Roberto SaVianl Key. (Jlivtci e·quase uma aula de SaVI-ani, que trabathou 

no Correia Popular, Diilrio do Povo e sucursal daA Folha de S.Paulo. Fui aluno dele e 

me lernbro que em suas aulas, ele nos contava inumeras experiencias que tivera quando 

exercia a fun~ao de jornalista. E atraves dessas experiencias, partiamas para urn debate _em 

sala de aula sabre a atividade jornalistica. 0 livra e tambem uma reuniiia de experiencias 

vividas pelo autor em rela~iia aa futebal, derbi e jarnalisma. Muita dos relatos e ficcional, 

embora se baseie em fatos reais. Assirn, tambern nao ha uma preocupa~ao em realizar 'urn 

estudo da rela~ao entre imprensa e futebol. mas sim realizar urn passeio pelo universo 

folcl6rico e onirico desse jogo, focalizando o derbi e bastidores. E uma obra 

descomp10missada. _, 

Fm re!ayiio ao trabalno ·de joinalistlr, -s-mam nus contava sempre· uma fiistoria, 

para ilustrar o quanta a vida de urn jornalista pode ser repleta de peripecias. o· que 

exemplifica o ambiente da obra citada acima. Ele nos contava que quando o jogatlor 

argentino Diego Armando Maradona estava em Campinas, descansando na casa do amigo 

pessoal Careca- ex-jogador do Guarani e do Sao Paulo F.C. (SP)-, com quem jogou no 

Napoli S. S.C. da ltalia no final dos anos 80, toda a imprensa campineira e da capital queria 

falar com o astra. Mas Maradona estava irredutivel, passando por mais urn das vaiias 

crises emocionais, que muito marcararn sua carreira, ele niio queria ver ou falar com 

ninguem. Numa avenida proxima ao centro de Campinas, Saviani num carro do jornal, 

para quem fora fazer uma materia, estava voltando a redayao quando. viu Maradona em 

outro carro. Pediu para que ele parasse para uma entrevista nipida. Maradona se negou e 

tentou "fugir". Saviani entrou cam o carro na frente do carro de Maradona, obrigando-Q a 

parar. Irritadissimo, Maradona chamou a policia e Saviani teve muito o que explicar, mas 

conseguiu algumas palavras.e sua.noticia ... ~ 3 

Ap6s observar os varios olhares sabre o futebol ao Iongo de quase urn seculo de 

hist6ria, abordarei no capituto seguinfe o espayo errr que nasceu e- evolniu· o derbi 

campineira: a cidade Can~p,inas. 

61 Wll !ER; Jose Sebastiao. 0 que e Futebof. Editora·Brnsilielise, Slfo Paulo, SP, 1990, PP• 67. 
6
: Existe outra obra que fala sobre.o_ "derbi panlistano'~,_chamada-"'Corinthians X Palmeira$: Uma.Hist6ria 

de Rivalidade" (Editora Mauad, 200 1), mas o autor, Antonio Carlos Napoleao, conta a hist6ria do embate 

de maneira cronol6gica, apenas. narrando a hist6tia e..nfu:Lrealiza nenhnma arullise" nem.sequer. cil{l a 

imprensa e nem usa o termo "derbi". · 
63 Confesso. que sempre discordeLcJ.esse..:)omalisrno" ... 
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III - 0 ESPACO E 0 CONTEXTO: 

CAMPINAS E A MODERNIDADE 

III- 1. Uma cidade grande no interior de Sao Paulo 
"" 

Localizada aproximadamente a 22 graus, 54 minutes e 20 segundos de latitude Sui 

e 47 graus, 3 minutes e. 39 segundos de longitude a Oeste da linha de Greenwich, 

Campinas faz parte do complexo geologico do Planalto Brasileiro. A cidade de Campinas 

e hoje urn dos maiores centres industriais do. pais. Corresponde tambem a urn importante 

polo de ciencia e tecno!ogia. Caracteristicas que contrastam com todos os problema~ de 

uma cidade grande, que hoje, com urna popula~tao de quase urn milhao de habitantes, e a 

decima terceira maior cidade do pais, superando muitas capitais estad\lais, e a terceira 

cidade do estado de Sao Paulo, atnis de apenas de Sao Paulo e Guarulhos. Oitava regiao 

metropolitana do pais, congrega 19 municipios, e corresponde ao terceiro maior polo 

industrial do Brasil, atnis somente das grandes Sao Paulo e Rio de Janeiro. Essa 

metropole, que e urn ponto de efervescencia cultural ha dois seculos, tambem abriga 

algumas peculiaridades, como a de ser culturalmente urna tipica cidade do interior, 

"caipira". E e tambem a cidade que abriga os dois maiores clubes de futebol do interior do 

Brasil: Associa~tao Atletica Ponte Preta e Guarani Futebol Clube ... 

III - 2. Origens 

No final do seculo...2,._\1III,..a...ec.onomia_brasile.ira..vivia_a decact.encia da.minera~ao, 

embora a busca por ouro ainda fosse uma importante atividade dos bandeirantes. 0 
govemo portugues e os c.olonos ja come\<avam a se voltar para a agricultura. Para o 

govemo portugues, havia tres caminhos importantes na colonia na epoca, formando uma 

rede de..comercio e defesa...desde..a....Amaz6nia ate a_suLdo BrasiL Eram.eles...a. "caznir¥1o 

novo", ligando as regioes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais; uma rota, recem 

inaugurada, ligando as regioes do Rec6ncavo Baiano e de Minas Gerais; e por fun, o 

chamado "Circuito Paulista", cujo "Caminho das Minas dos Goyases" ligava o literal ao 

interiol.:-das regi5es de Goias, Mato. Grosso-e...~
4 

Era uma...das ramifica9~es 

desse percurso que passava pela regiao onde hoje esta Campinas. -

Antes de Campinas surgir como centro- UJI:>ano, essa regiao-ja- comeyara a .ser 

povoada no se.culo XVII. Por volta de 1610~Itu come9-ou areceber gogula\<a(),..passaJ).do 
a freguesia em 1663 e vila em 1664. Cinco anos depois, em 1615, foi a vez de Jundiai'ser 

poYoada Outras duas regiues que come~taram a ser p.o.Yoadas na egoca foram M;ogi 

Gua~tu e Mogi Mirim, que se tomaram freguesia em 1740 e 1759, respectivamente
65 

Campinas- surgiu atraves da gradual oeupayao-c!a--regiiio, e tambem por urn- plano .de 

64 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de fefra e ogua e um tombamento na primeira sesmgria 

da Freguesia de Nossa Senhara. da Conceir;ao das Campin=da.Mato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 
Tese de doutoramento pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Sao Paulo, USP, 'Sao 

Paulo, SP, 1998, pp. 40-60. 
65 Ou: Mogi Mirim passa a ser freguesia.. em..l75 J..,_segundo CARP.INIERO, Antonio Carlos Ca~:?ral. 

Momento de Ruptura: As transjorma9oes no centro de Campinas na decada dos cinqilenta. Co1e9ao 

Campiniana, Centro de Memoria, Unicamp, Campinas, SP, 1996, pp. 24. · 
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ocupayii.o da sesmaria engendrado pelo govemo portugues. Esses dois fatores 

contribuiram. para uma acelerada_instala¥iio. do. nucleo urbano carnpineiro. 
Campinas surgiu como urn local de pouso para desbravadores do interior brasileiro 

ja no seculo XVII. LocaLde descanso. numa_rota terrestre. aberta a mando do gove,mo 
colonial para a regiao dos atuais estados do Mato Grosso, Minas Gerais e principalme'nte 

Goiits, a principia visando.o apresamento indigena e onde tarnbem se encontrariam minas 
de diamante e ouro. A travessia naquela epoca niio era nada facil e levavam-se dias. Mas a 

regiii.o onde hoje se encontraesta_enorme cidade,apesar da fama de ser umaregiao rep~eta 
de indios e animais ferozes, oferecia aos viajantes . de Sao Paulo, e tam bern aque1es 

provindos via porto (de Parati)._.um excelente.local, relativamente seguro, para rep~usar, 
antes de seguir a dura travessia. 

66 
' 

Os viajantes quando--ehega.arn aq~i -!!l:ra.am tres "c:amp~ oo-rlarcifas, 

boas para o repouso. Essa rota passou a ser chamada de "carninho dos goiases ou 
guaiases", ou simplesmente "caminho de Goias", referindo a uma via de acesso il. regiiio de 

Goiits, entiio promissora em minerios, e onde, em 1682, o li!andeirante Bartolomeu Bueno 
da Silva, o Anhangiiera ("pai"), nome indigena que si_gnifica "Diabo V elho", encontrou 

pedras de ouro fazendo com que ela passasse a se chamar as ''Minas de Guaiases". 
Em 1722, ano que se acostumou datar a abertura dessa rota, a bandeira de 

Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangiiera ("filho"), abriu o caminho, por onde muitos 

mineradores passaram com destino il. Vila Bela do Mato Grosso e Vila Real do Senhor 

Born Jesus do Cuiabli, locais de extrayao de ouro. Foi nessa rota, que se estabeleceu o 
pouso das "Campinas Velhas", onde teria se localizado portanto a primeira ocupayao da 

futura- freguesia.. A abertura da rota.-foi ammciada em-23. de dezembr~ 1..725..
67 ~ros 

pousos se estabeleceram na rota, destacando-se tres pousos ou tres "campinP.os", os 

citados acima. 

Urn desses pousas. au fQyas, talvez o maior deles, lacalizava-s.e na regiiio entr,e o 
Bosque dos Jequitibas e onde hoje esta o cruzamento das atuais avenidas Princesa 

D'Oeste e Moraes Sales, na ponte chamada "Laurao", perto do Estadio Brinco de Ouro 
da Princesa do Guarani F.C .. Esse seria o primeiro "campinho", as "Campinas Velhas", 

onde pasteriormente se estabeleceu quando . corne<;au a ser ocupada a Chacara .do 

Paraiso
68 

66 Esse pouso se tomou seguro para OS 'iajantes portugueses no-final d<Tstlculo XVIlt 'Antes, OS viajai\tes 
das bandeiras paulistas no Caminho dos Goiases, com destino a Goi:\s, Mato Grosso on Minas Gerais, 
tinham os indios da Capitania de Sao Paulo onde estava a regiao de Campinas, os Kayap6s, como duros 
obsticulos. Os Kayap6s eram conhecidos como indios guerreiros e valentes, dificeis de serem subjugudos. 
0 govemo portugues elaborou infuneros pianos para conquista-los. No final do seculo XVIII e inicio do 
seculo XIX, a regiao ja estava controlada pelo govemQ Q.Ortu~e~. Sobre esse processo de conCj!lista, ver: 
KARASCH, Mary. "Catequese e Cativeiro - Politica lndigenista em Goias: 1780-1889" (tradu~ de 
Beatriz Perrone-Moises), in Histbria dos indios no Brasil, Companhia das Letras, sao Paulo, SP, 1998, 

pp. 397-412. ' 
67 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de terra e.. agua e. um tombamento na primeira sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Conceiqiio das Campinas do Mato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 

Op. Cit., pp. 44. 
68 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de terra._e agua e um tombamento ru:Lprime.ira sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Conceiqiio das Campinas do JV!ato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 

Op. Cit., pp. 40-50. 
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Outro "campinho" s.e localizava na regiao entre a Rua Major Solon, antiga Rua da 

Ponte, e o Largo Santa Cruz, atualmente a Pra<;a 15 de Novembro, proximo a prefeitura 

de Campinas_ E o terceiro pouso localizava-se na regiiio que corresponde ao cruzamento 

da Avenida Benjamin Constant com as ruas Doutor Quirino e Barlio de Jaguara, no 

cora<;iio. da cidade, prOximo a Pra<;a Antonio Pompeu onde esta sepultado o maestro 

Carlos Gomes, autor da opera ~'0 Guarani". Urn monumento no local homenageia o 

compositor com os dizeres. "Genio Musical das Americas", cuja obra inspiraria o nome do 

Guarani F. C.. Esses viajantes, bandeirantes e tropeiros, foram aos poucos tomando esse 

es.pa<;o, com as tres clareiras em meio ao Mato Grosso, nome que recebia entiio a regiiio, 

cada vez mais conhecido. Estabelecer o ponto exato da forma<;iio de urn pouso e muito 

dificil. 

No seculo XVIII,. a..partir_da decada de. 20~ muitos come<;aram a..s.e interessar f>Or 
adquirir sesmarias na regiao dos tres "campinhos", terras supostamente "sem dono" que o 

govemo portugues oferecia a sesmeiros. Por cinquenta anos, a essa regiao chegaram 

inumeros pretendentes as terras para ali se fixarem. Come<;ava assim a surgir urn 

aglomerado humano, um JlOVoado. De simples. pousQ de bandeiras_ e. entradas, Oflde 
descansavam mascates, tropeiros, soldados, sempre em transite, num primeiro momenta, 

come<;ou a se formar urn pequeno nucleo com sitios fixos. A regiiio onde se localizou esse 

pequeno nucleo era chamada de "bairro de Mato Grosso" e posteriormente de ''Campinas 

do MatQ Grosso", que era explorada_pelos .jundiaie.nses e se. estendia da Rocinha, atual 

cidade de Vinhedo, ate o rio Atibaia, que hoje abastece a cidade. 0 ''mato grosso" se deve 

a entiio presen<;a na regiao de uma enorme e densa floresta nativa, o que alias dificultou 

muito a penetra<;iio dos primeiros sesmeiros, atraidos pela terra fertil. "Campinas" se 

referiamaos "campinhos." e.xistentes_no bairrQde MatQGros;;o. 

Desenvolveu-se na regiiio uma comunidade pequena de carater rural, com uma 

agricultura basicameJ?.!e de subsistencia e uma policultura rudimentar, onde se destacou 

inicialmente a planta<;iio do milho
69 

0 escambo se deu em funs:ao das ttocas entre vizinhos 

que- oomeycu a·ocorrer eom o exe~€tmt o aument~ dac J!l0ptllayip e 

das trocas logo passa a haver circula<;iio de moedas na regiiio, estimulando assinf urn 

pequeno comercio local. 0 acumulo de riquezas loci! come<;a a despontar. 

0 interessante desses primeiros mementos de forma<;iio do aglomerado humano e a 

constitui<;iio de urn universo rural estratificado. Pois, ao mesmo tempo em que surgia o 

senhor-de-engenho, o grande fazendeiro~ tambem aparecia o pequeno agricultor, que a\em 

de lidar com a lavoura em si, tambem era capaz de trabalhar com muitos outros af.azeres 

necessaries na fazenda do senhor, que as vezes nem era urn "senhor", mas urn outro 

agricultor com mais recursos e que conseguira juntar certa riqueza. Esse pequeno 

agricultor, com sua vida de. subsistenc~ chegou a viver nas terras dos grandes 

fazendeiros, trabalhando-as ou exercendo fun<;oes como a de ferreiro ou artesiio, lidarido 

com madeira, construindo e consertando pe<;as da fazenda. A esse pequeno agricultor 

dava-se o nome de agregado, e ele, muitas vezes, dependia completamente do seu 

"senhor", que tambem era o s_eu "protetor", embora esse pequeno agricultor fosse urn 

69 BADARO. Ricardo. 0 Despontar da l'v!odemidade. Coleqiio Campiniana, Unicamp, Campinas, SP, 

1996, pp. 21. 
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homem livre e nao urn escravo.
70 

Tambem havia outro grupo de moradores na regiao, que 

eram os-pequenos sitiantes;-·qtte niio possuiam tel'fas-- empregados. -- , 

Em 1825, ja existiam no nucleo urbana de Campinas algumas profiss5es, 

importantes para a manuten.;:ao dos muitos sitios e do pequeno ag1omerado urbano. Nesse 

ano exis~ aqui 9 costureiras~ 6.alfaiates, 5 sapateiros,. 5 ferreiros e 10 carpinteiros,. ~or 
exemplo71 E born lembrar, que embora fundamentalmente rural, ja havia trabalhadores 

urbanos vivendo no nucleo dessa epooa;-euja !Hl!Jttlaviia era-de ~se- 8 m:il-hal:iit~es. 

IlL- LA fnndaciio de Campinas 
} 

/ 

Os ji numerosos habitantes da regiao dos "tres campinhos", no inicio da decada 70 

do seculo XVIII, queriam se separar de Jundiai e constituir urn _ nucleo urbana 

independente. Os senhores das terras locais des~vam se ver livre da administra.;:ao de 

JundiaL Queriam trazer a administra.;:ao daque1as terras ate eles. Mas alem disso, tambem 

havia motivos religiosos,. e princiQalmente a inten<;ao do gpvemo portugues de estabelecer 

ali uma freguesia. 

Os. latifundiarios campineiros reclamavarn que atividades religiosas como missas e 

enterros eram realizadas muito Ionge de Campinas, em Jundiai. Assi!Il, a mobiliza!fao 

politica ganhou o fundamental apoio de urn apelo religioso. Em 1772, no dia 15 de 

setembro, alguns latifundiarios liderados por Francisco Barreto Leme, encaminharam urn 

pedido para a constru<;iio de. uma igreja _no "bairro" de Carnpinas. 0 pedido foi 

encaminhado ao bispo-geral de Sao Paulo, conego Antonio de Toledo Lara. Esse foi 'urn 

dos primeiros e decisivos passos para a emancipa<;:iio de Campinas. 

Em 18 de janeiro de 1773, o bispo de Jundiai, Frei Manuel da Ressurrei.;:ao, 

atendeu ao pedido dos sesmeiros campineiros. No dia 27 de maio de 1774, atraves de uma 

portaria, o govemador da Capitania de Sao Paulo entre 1765 e 1775, D. Luis Antonio de 

Souza Botelho Mourao, o Morgado de Mateus, ordenou que Francisco Barreto L~me 

fundasse ali uma povoac;:ao. 

Realizou-se entao,. no dia 14 de j.ulho de 177 4 - data oficial da funda<;iio de 

Campinas - urn ato religioso para oficializar a conquista. Em seguida ao ato religioso, 

houve outro ato, politico~ que deu a Francisco Barreto Leme o titulo de fundador oficial 

de Campinas, e primeiro administrador e diretor. Francisco Barreto Leme recebeu esse 

titulo diretamente do governador da Capitania de Sao Paulo, Morgado de Mateus. 

Campinas, urn simples arraial, passou oficialmente a sera Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceic;:ao das Carnpinas do Mato Grosso de Jundiai. 

Mas a "funda.;:ao" de Campinas tambem tern uma origem mais ampla. Devido aos 

conflitos territoriais com os espanh6is, os portugueses, para niio permitir a ocupa<;iio, da 

regiao central do Brasil por aqueles, organizaram uma estrategia de ocupa.;:ao dessas 

terras. E Carnpinas, nao so era parte dessas terras~como estava no carninho para o interior 

da Capitania. Foi urn momenta de transic;:ao para a colonia e para Portugal. 0 Rio de 

70 MARTINS, Valter. Nero senhores, -nero escravos: os pequenos agricultores em Campinas rsoo-rsso. 
Cole<;iio Campiniana, Centro de Menui.ria,. Unicamp Campinas SP, 1996. pp. 54-Q4. 
71 MARTINS, Valter. Nero senhores, nero escravos: os pequenos agricultores em Campinas 1800-1850. 

Op. Cit .. pp. 98. 
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Janeiro passara a ser a capital da colonia em 1763 e Lisboa, capital portuguesa, estava 

sendo reconstruida apos tragico terremoto ocorrido no anode 1755. 
0 proprio Morgado de Mateus, membro da alta aristocracia lusitana, estava 

envolvido corn o projeto deocup~.das ten:as..pru:~ortugaL 0 mentOLdCLprojeto p~a a 
Coroa Portuguesa era o Marques de Pombal, secretario dos negocios do reino de D . .fose 

I ( 17 50 - 1777) e amigo pessoal de Morgado de Mateus. Este recebeu de Pombal, em 
instruy5es enviadas em junho de 1765, a missao de transformar Sao Paulo numa capitailla 
de fronteira.s bern defrnidas_e fortemente organizada e administrada, o qne..significa dizer 

"protegida". Morgado criou entao urn mapa geopolitico de seu governo, o que resultod na 

planejada instalayao de Campinas, .como parte de um coojimto estrategico de freguesias e 
vilas desenhadas pelo proprio Morgado

72 
' 

E a "criavao" de· Campinas -era-- peya fundamental da estr ategia economica 

pombalina, de ocupayao territorial para os lusitanos. 0 "plano" de defesa militaf da 
fronteira ocidental da colonia foi coordenado por engenheiros e estrategistas militares 

portugueses,..como Morgado. ~ortugal era uma antiga potencia, agora.decadente e s~b o 
dominio dos interesses da Inglaterra, essa sim uma potencia economica e militar na epoca. 

Seu objetivo principaJ,_para fazer crescer .novamente a economia portuguesa.~ra 
transformar sua principal colonia, o Brasil, no provedor de materia prima para 'as 

companhias manufatureiras. em Portl%al. 
0 projeto de Pombal baseava-se em grandes reformas internas. economica~ e 

sociais, e tambem numa politica mercantilista externa, visando juntar os interesses 

portugueses e ingleses, ao._mesmo._tempo_em que. gl!nmtia a.~ortugallilll.llOYO. crescirnepto 
econornico. Para isso, o projeto tinha por objetivo estabelecer uma profunda explora9ao 

colonial,. ao mesmo tempo em que preparava a colonia para urna produyao comersial 
autonoma, sob o controle dos portugueses e dos ingleses. 0 poder do Marques de Pombal 
se imcia--oom o tratado de-Madrid, em 1150,73 l\4a&..~o momento-da-o~de 

Pombal, o territorio paulista passou por grandes transformav5es. 
No seculo :xvrrr;-- se · cfesenvolveu ·a-· a:gricuil:ura ·· paulista para· cr · comt\]:cio, 

estabelecendo para isso uma rede de freguesias e vilas. esqueleto. da estrategia de 
ocupayao. Ate esse momento nao era exagero dizer que os paulistas estavam 

'
2 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venaa ae terrrnuigrrrre tmT tombamento na primeira sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Conceit;tio das Campinas dcrMato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 

Op. Cit., pp. 31. 
'; Esse tratada e estabelecida a partir..dos.mnstantes confrontos. entre Portugal e Espanba par quest&<ls 
territoriais na America. Esses embates ocorreram principalmente na regiao platina, onde a ocupa9iio j3 M 
muito tempo havia desconsiderado amrdos anteriores feitos_para.a..dirisiio de terras e estabelecimento, de 
fronteiras coloniais. 0 tratado estabelecia que Portugal passava a ter posse legal do Rio Grande do Sul, do 
Mato Grosso e daAmazonia, regi5es que estavam a oeste.do.Iratado..de.Iordesilhas,. estahelecida.em 
1494, e que dividia as novas terras entre Portugal e Espanha atraves de uma linha imagirulria Joca\izada a 
370 lt\guas.aoestedas ilhas de.CabcLVerde..Iaos espanh6is tiYeramreconhecida a soheranja sobr~ a 
colonia de Sacramento, povoa9iio fundada em 1680 na margem norte do estwirio platina. Portugal ficou 
com a area dos Sete Povos das Missaes..Mas amhas as. panes tiverarn grande dificuldade de manter esse 
acordo, como aconteceu com o Tratado de Tordesilhas, o que o anularia mais tarde, pouco mais de uma 
ctecada.depois. 
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abandonados, eram fracos e ficavam a margem da politica nacional, praticamente nao 
participanOO-das principais-decisOes-q.em'Qh4am a ool&nia 74 

0 desenvolvirnento da ag ·ultura comercial em Sao Paulo· e antecedido pe!o 
pioneirismo dos paulistas na conq :a do interior dO-Brnsit: As investidas paulistas para o 

interior do territ6rio da colonia,. atnis de aura e escravos~ eram interessante& para a 
politica metropolitana da epoca. Sao Paulo passa entao a ser alvo de mais atenl(ao por 

parte do govemo portugues. 

Durante o reinado de Joao V (1706- 1750)~em 18 de junho de 1710, e criada a 
Capitania de Sao Paulo e Minas do Ouro, uma fusao das capitanias de Sao Vicente e 

Santo Amaro.. Ainda era..uma_enorrne..p.orl(ao..de. terra..que corresponde.a.boa.parte das 
atuais regioes sudeste e centro-oeste do BrasiL Com !l descoberta de ouro na regiao: a 

Capitania de Sao Paulo e Minas do Ouro e desmembrada, forrnando assim, em 20 de 
fevereiro de 1720, as capitanias das Minas Gerais e de Sao Paulo e Minas. Ern 17 48, Sao 

Paulo perde as capitanias de Mato. Grosso. e..Gayas~.se transforrnando numa.cornarca, da 
Capitania do Rio de Janeiro, comandado pelo govemador do Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrade, Conde de-B00adela, 7

~ .Nessa. primeira,.metade do- sWJ1o- X¥Ill, a 

econornia paulista e basicamente de monl(iies, frotas-- fluviais que abastecern Cuiaba, 
importante centro de extra<;ao de ouro na epoca: Era porsao Paulo que passava o ouro e 

o abastecimento de sua explora<;ij,o. 

Depois de dezessete.ano~c.o.rno c.omarca da Capitania do Rio de Janeiro, em 1765, 
o militar, capitao-general, Morgado de Mateus assume o govemo da Capitania de Sao 

Paulo, que voltava assim a ser independente, corn govemo proprio. Ao assurnir, Morgado 
de Mateus coloca em pratica a politica pornbalina, estabelecendo dentro das novas 

rela<;oes internacinnais de. Portugal, uma ocupa<;iio. de. carater militar e uma explora~ao 
econ6mica fundamentada na coloniza<;ao e povoamento da regiao onde estaria 

posteriormente Campinas, e que naquela epoca contava apenas corn alguns pousos e 
ocupa<;ao minima de alguns poucos sitios. 0 discurso de posse de Morgado de Mateus, 

em 14 de..dezembro. de 1764: 

"Foi sua majestade se.rvido de me mandar com o governo .. desta CapitaQia, 
encarregando-me de procurar por todos os meios estabelece-la ao seu antigo esplrmdor, 

procurando os modos mais eficazes de acrescentar as suas povoar;oes~ estender aos 
confins dos seus dominios, fertilizar os campos com a agricultura, estabelecer nas terfas 

diferentesfabricas, idear.lJovos caminhos,penetrar inc6gllitos sertoes~descobrir o o~~:ro 

74 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de terra e agua e urn tombamento na primeira sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Concei9iio das Campinas do Mato Grosso de Jundiai, 1732- 1992, 

Op. Cit., pp. 40-60. 
75 Os capitaes-generais e governadru:es..da antiga Capitaniade. Sfull'aulo. e Minas do Ouro faram: Anto~o 
Albuquerque Coelho de Carvalho (1710- 1713); D. Braz Baltazar da Silveira (1713 -1717); D. Pedro de 

Almeida Portugal (1717- 1721); Rodrig_o Cesar de Menezes (1721 - 1727); Antonio da Silva Caldeira 

Pimentel (1727- 1732); Antonio Luiz de Tavora (1732- 1737); Gomes Freire de Andrada (1737- 1739) e 

D. Luiz de Mascarenhas (1739- 1748). 
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das suas minas e finalmente, fortificar as suas prar;as, armar o seu exercito, fazer 
observar as leis e respeitar as justir;as. "76 

A implantavao do..projeto..de Pomhal. .e a efetiva ocupa9ao dessa regiao de Sao 
Paulo, alem da nomeavao de governadores ligados ao projeto portugues, fortaleceram o 

poder central, tirando de maos particulares, o controle das capitanias. Essa centralizavao 
do poder ajudou a unificar o territ6rio brasileiro, o que beneficiou tambem a proclamavao 

da indepemlencia em ts:p.77 

Diferenternente de mnitos Ot.ttroScniteless ~rbanss-da-capitania; CampiMS'foi 1:\ma 
cidade, de certa forma, "criada". Existiam normas para o arruamento e para a constni~ao 
das casas. Essas "regras" de urbanizavao, partes de urn "plano urbanistico", foram 

estabelecidas por Morgado de Mateus. Visavam estabelecer uma distribuic;.ao pnitica e 

inteligente para o povoado crescente e suas caracteristicas. 
78 

0 "fun dad or" oficial- · oo-10eal- e hora eerta-pMa- ter ~u 

nome para sempre na hist6ria de Campinas. Francisco Barreto Leme ·era somente urn 

sesmeiro que nasceu no Vale do Paraiba., na regiao de Taubate. Alias, essa regiao tambem 

forneceu inumeros "desbravadores" ~que atingiram distantes regioes de Minas Gerais e 
Sao Paulo, alguns, como Barreto Leme, atingiram Campinas e posteriormente regioes 

mais..interiores. 
Barreto Leme, que. e nome de rua. no centro da cidade, descendia de helgas, os 

"Lems", naturais de Brugge e outras cidades das atuais Belgica e Holanda. Os ancesttais 

mais pr6ximos de Barreto Leme descendem de urn rico comerciante chamado Martim 
Lems, que se estabeleceu em Lisboa e adaptou seu nome para ''Leme". Alguns 

descendentes de Martim Lems_ se estaheleceram. na Ilha da Madeira e posteriormeJ)le 
Brasil, mais especificamente nas regioes de Sao Vicente e Sao Paulo, construindo alguns 

dos primeiros e~enhos de avucar. 0 famoso bandeirante Femao Dias Paes Leme foi 

parente de Barreto Leme. 

IlL- 4~.Campinas e.a.cana-de-acfu;ar 

Paralelamente a agricultura de subsistencia, entre 1 770 e 1780, Campinas passou a 

abrigar a cultura de cana-de-avucar, passando inclusive a exportar o produto. Com os 

engenhos de a9ucar e o trahalho escravo, Campinas comevou a ganhar importancia 
comercial para a entao colonia, passando de sesmaria situada numa regiao selvagem com 

pousos bandeirantistas para uma freguesia do ay_ucar. Esses senhores de engenho 
campineiros transformaram-se na primeira elite da cidade. Tratava-se de uma elite rustica 

ainda., distante do refinamento culturalda elite carioca, por exemplo. 

76 In SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de terra e tigua e um tombamento na primeira 
sesmaria da Freguesia de Nossa Senhora da Conceiqiio das Campinas do Mato Grosso de Jundiai. 17$2-

1992. Op. Cit., pp. 29. 
77 SANTOS, Antonio da Costa. Compra e venda de terrae cigua.e um.tombamento na primeira.sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Conceiqiio das Campinas do Maro Grosso de Jundiai, 1732- 1992, 

Op. Cit., pp. 25. 
78 PUPO. Benedito Barbosa; GOO <;:ALVES, EUh:ia..Iestemunhas do Passado Campineiro. Editora, da 

Unicamp, Campinas, SP, 1986. 
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Durante o plantio de cana, o nucleo cresceu muito, apresentando surtos 

demografi.cos. De 1775 a.l797~a populac;&Lpassou de 247 habitantes para 2.107,. por 
exemplo. E em 1822 chegou a 7369 habitantes79 Foi tambem nesse ano de 1797, no riles 

de novembro; momento em-que-a-transiyao de tl~tura de stlbsis~pa!'Jl a 

produc;ao do a<;ucar para o mercado se tornou irreversivel, que o nucleo, uma freguesia, 
foi elevado a vila, passando a se chamar Vila de Sao Carlos. 

Com o passar dos anos~ o numero de habitantes. na regiao foi crescendo. Para o 
governo portugues, havia uma sequencia pela qual, em :func;ao do grau de ocupa<;iio 

humana, o povoado ia subindo de "graduac;ao"~ate chegar a cidade. Por muito tempo, 
Campinas, nao tendo atingido o grau necessaria de ocupac;ao humana, foi urn distrito de 
Jundiai. 

Campinas estava localizado no .chamado "Quadrilatero do Ayucar",_regiao que 
compreendia Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guac;u e Jundiai, a quem as terras de Campihas 

estavarnsubmetidas. A produc;ao de cana impulsionava a vila~que cresciarapidamente. No 
' seculo XIX, a cultura de cana-de-ac;ucar em Campinas, como em outras regioes do Brasil, 

apresentaum pequeno de.clini~as niio. desapare.ce. Em 1838, Campinas tinha cerca.,de 
100 engenhos, e a entao vila, ja era afamada devido a essa cultura. 80 

De-vila de Sao Carlos, C-ampinas-passoo-em-l84-2 irtandi<;iio de-cidade; freo:Y o 

nome atual, e como nucleo urbano grande e rico. Ate passar a condic;iio de cidade, a 
comunidade campineira manteve as mesmas caracteristicas colonials, baseando-se na 

produt;ao.de ~ucar, ainda-a.maiol;.pl'~O.eco00.mica da epoca
8

\ e malltendO costoo;les 

e mentalidade colonials. Mas, entao ja se percebia uma nova rela91io entre o campo e a 
cidade, entre o meio rurat e meio uroano; devidtrir fonnac;ao mr cidade-de-unrmercado: de 
abrangencia regional. · 

Foi com o avanc;o da produc;ao de a9.1icar e a consequente ocupa9iio do territqrio 
brasileiro, que se desenvolveu urn mercado interno ativo e relevante. Ate entao, nao havia 

urn mercado interno e 6 Brasil era composto por uma sociedade formada por uma 

minuscula elite e urn grande numero de escravos, muitos deslocados do Nordeste, onde a 

produ9ao de a9ucar apresentara significative declinio. 0 a9ucar de Campinas competiu na 
epoca com a produc;ao ac;ucareira do nordeste fluminense, obtendo vantagem, 

principalmente pelo fertil solo do oeste paulista. 

Com a produc;ao de ac;ucar e o desenvolvimento do mercado interno, o Brasil 

acabou.. sePdo preparado indiretamente para .receber a.. familia real em-.1.808!2 0 ~igo 
regime colonial passou a enfrentar uma nova ordem economica e social, iniciada com a 

79 BAEJI,'INGER, Rosana. Espa9o e Tempo em Campinas: ABgrantes e a Expansiio do Polo Industrial 
Pau/ista. Cole9fu> Campiniana, no. 5, Fditora dli Unlcainp, Qufipinas, SP, 1996. pp. rr. · 
80 Enciclopedia dos Municipios Brasileiros, IBGE. 
81 Em poucos anos, o cafe superaria o ac;Ucar. 
82 A fumilia real portuguesa se transferiu para o Brasilnn final de 1&07. A Cone portuguesa est;wa 
fugindo das tropas de Napoleiio Bonapane, que ja haviam invadido o territ6rio ponugues. Com a vinda da 

familia real para o Brasil, transferia-se para ca a sede do g_ovemo de Ponugal e suas colonias. Em pouco 
tempo, o Brasil deixava de ser colonia e passava a ser, em 1815, Reino Unido de Ponugal e Algarves. 
Afinal, a Cone ponuguesa niio poderia se estabelecer, nem temporariamente, numa "simples" colonia. Foi 
um processo irreversivel para o Brasil, que anos depois se separaria de Ponugal, tomando-se independente 
em 7 de setembro de 1822. 



Revolu93o lndustrial.
83 

E Campina&, coma riqueza acumulada durante-a-fase-a91Jcru:e,ira, 

p6de gerar o capital necessano para a implanta91i.o da cultura cafeeira. A fase a9ucareira 

roi de grande importii.ncia e fundamental" para a tnmsiyiro- para a prodtt9ao do cafe .. na 

regiao de. Campinas. -

IlL- 5 Campinas eo cafe· a '~Princesa D'Ol!S~--de.S3.o._Paylo 

Assim, com o capital acumulado na_ fa~e anterior~ _a da pr.odw;;ii.o . de 3¥Ucar, 

ocorreu, a partir da segunda metade do seculo XIX, urn nipido e continuo crescimento 'da 

pradu91i.o. do cafe na regiii.a._A produc;ao do .cafe. para_exporta91i.o, que. pro.vinha da regiao 

do Vale do Paralba, come9a a se to mar significativa a partir de 183?. Paralelamehte 

continnaya_ sendo produzid~ e... com de.staque._o. ac;ucar,. tanto que Campinas mantipha 

nessa epoca os 100 engenbos de a9ucar produzindo ao mesmo tempo em que crescia a 

produ91i.o. da rubiacea. 

0 cafe chegou ao Brasil no seculo XVIll atraves do Rio de Janeiro, onde come.<you 

a ser plantado ao !ado do a<yucar e do algodii.o. Do Rio de Janeiro, a produ91i.0 se expandiu 

para o norte da provincia fluminense, e depois para o sui de Minas Gerais e regiao do Vale 

do Paraiba em Sao Paulo. Alem das terras, essas regi6es foram aproveitadas porque havia 

nelas uma estrutura ja pronta, com escravos, trop.as de mulas e diversos equipamentos 

para a agricultura. A partir da decada de 1840, o cafe se expande para o nordeste e oeste 

paulistas, atingindo nesse percurso as regi6es de Jundiai, Itu, Limeira, Campinas, 

Sorocaba e Ribeirao Preto. 

Essas regi6es, a partir da segunda metade do seculo XIX, passam a ser o centro 

produtor da economia brasileira, que entii.o ja tinba no cafe seu principal produto de 

exporta<yii.o, acompanbando o crescimento da demanda do produto no mercado europ._eu e 

mundial. No _final do seculo XIX, o cafe ja representa mais de 50% da produ<yii.o naciohal. 

E paralelamente a esse avan9o na produ<yao _de cafe, gerou-se toda uma estrutura social, 

que se beneficiou com a implanta<yao de ferrovias entre as decadas de 60 e 90 do seculo 

XIX e de inUmeras melborias urbanas. Houve urn grande acumulo de capital nesse periqdo 

nesses centros produtores, onde estava inserida_ Campinas. 0 cafe permitiria 

posteriormente o crescimento urbana~ a industrializac;ii.o e tambem ocorreria a transi<yao do 

trabalho escravo para o trabalho assalariado, principalmente com a vinda dos imigrantes. 

s3- A ~evor~ Industrial, inicirumenfe ocorridll-·na litglatcna na segunda metade ·oo-securo-XVIII e que 
rapidamente se espalhou para outros paises europeus, entre os quais Portugal, representou urn momento 
de grandes e profundas transfOfii1390eS economicas e sociais. Consolidou definitivamente o modo de 
produ¢o capitalista, definindo-se assim uma clara dhisao da sociedade em classes sociais. que se tornou 
padriio ate os dias de hoje, com basicamente uma elite, que detinha o capital e os meios de produ¢o, e 
uma classe trabalhadora, que vendia sua miio de obra. Ml\quinas '!lie produziam mais bens materiais e 
novas fontes de energia mudaram as sociedades da epoca. 0 meio urbano se desenvolveu rapidamente, 
assim como os costumes de seus habitantes. 0 Estado passou a ter urn papel fundamental nessa nova 
ordem, centralizando o poder e organizando e administrando as rela9(jes sociais. A Revolu9ao Industrial, a 
qual podemos dizer que ainda esta em andamento, chegou aos Estados U nidos no seculo XIX, e 
efetivamente ao Brasil no final do seculo XIX e inicio do seculo XX, embora em ambos os Jugares, ja se 
fizesse sentir sua influencia muito antes, por intermedio das metr6poles inglesa e portuguesa 
respectivamente. 



Com a produ<;:ao de cafe, o universo urbano paulista na primeira metade do seculo 

XIX passou a ser urn territ6riu_ para_as_ nego.cia<;i'ies entre os interesses. das...industrias 
britanicas e os latifundios, baseados no trabalho escravo nas terras dos grandes fazendeiros 

da epoca. Assitn, o campo ainda era. moradia dos latifundicirios, mas seu campo de atua<;:iio 
no comercio passou a ser o espa<;:o da cidade, como aconteceu com Campinas nesse 

periodo. 

Essa nova economia,. o cafe, transformou a cidade de maneira significativa A nova 
elite, muitos ex-senhores-de-engenho e agora fazendeiros de cafe, passaram a enriqueber 

ainda mais e mais rapidamente_principalmente porque o cafe passou a representar a 
principal produ<;:ao brasileira, respondendo a uma dernanda cada vez maior do produtd no 

mercado internacional lit quando se. tomou cidade, em 1842, Campinas ji obtivera 
significativas colheitas de cafe, iniciando o acumulo de riqueza que posteriormente; se 

aceleraria. Em 1851 regimou-se na regiiio uma p.rodu<;ao maior de cafe em rela<;:ao ao 

a<;:ucar. 
Esses fazendeiros_de cafe passaram a s.er os "Baroes do Cafe", e a cidade passou a 

ser o mais importante centro agricola da provincia, ao !ado de Sao Paulo. Junto com essa 

nova riqueza, Campinas .passou tambem a receber uma enorme influencia dos grandes 
centros, como Sao Paulo e Rio de Janeiro, recebendo tambem as ideias e refinamerito 

cultural europeus, que por aqui apareceram com os. comerciantes de origem europeia e 

tambem com os filhos dos fazendeiros, que ap6s retomarem de viagens e estudos 'no 

"Velho Continente", trazem novas habitos e .costumes. Os pr6prios ''baroes" realizavam 
suas viagens anuais para a Europa, e muitos deles traziam "ideias novas" no ambito do 

consumo e da cultura. 
Mas nesse "novo" que chegava a Campinas na segunda metade de seculo XIX, 

destaca-se a enorme presen<;:a de imigrantes. Muitos deles apenas de passagem, a caminho 

da fazendade cafe, onde se.fixariarn,mas nma part~desse contingente.aqui s~estabelec~u. 
Campinas foi, inclusive, uma das pioneiras na campanha para trazer imigrantes ao Brasil, 

principalmente a provincia de Sao Paulo, e tambem para abrigar imigrantes. A cidade, que 
se tomou passagem obrigat6ria para imigrantes de inumeras nacionalidades, via ferrovi'as, 

foi rapidamente transformada. Niio. s6 a Campinas.fisica~mas tambem os costumes e, as 
referencias culturais campineiras se transformaram, se adequaram aos novos tempos ao 

Iongo da segunda metade do seculo XIX. 

Campinas abrigou nesse periodo, entre as decadas de 1870 e 1890, dois gruRos 
distintos de irnigrantes. Havia os irnigrantes pobres, que chegavam e _se estabel_eciam 

basicamente para trabalhar na lavoura, ocupando portanto a zona rural de Campinas,. E 
havia os imigrantes ricos, que se estabeleceram na cidade, montando toda uma rede de 

estabelecimentos comerciais, que .abasteciam a popula<;:ao da cidade, principalmente os 

produtores de cafe e suas familias. As ruas de Campinas passaram a ser ocupadas por uma 

garna diversificada de profissoes tipicas de urna cidade em desenvolvimento urbano. Esse 

desenvolvimento sofreria posteriormente urn terrivel golpe com o advento das epidernias 
de febre arnarela, que sera abordado mais parafrente. Com a febre arnarela, a maioria dos 

imigrantes rica sai da cidade, levando consigo toda essa rede de estabelecimeritos 



comerciais para outras cidades mais s.eguras. para darem continuidade aos seus neg6cios 

iniciados em Campinas. Migram assim para cidades como Jundiai e Sao Paulo84 

Essas transforma¢es eram; e•ideutemente, a-imposi<;ao da-cultura-da ~lite 

emergente da epoca. Mas a "cultura colonial" ainda se fazia present e. Campinas ~ainda 

possuia urn grande numero de escravos e pequenos comerciantes pobres. Antigos 

cos.tumes_ se misturavam..com. as "novidades''~_caracteristica que parec.e. uma. marca da 
cidade ate hoje. Mas realmente a cultura da elite cafeeira transformou-se no modelo) de 

vida para.a epoca, inclusi'le.. para.a£ camadas mais pobres..da.cidade. 

Campinas ganhou contornos arquitetonicos modernos para a epoca. Uma politica 

de sa1lde atingi1 1 as principais. e_mai& ricas .regioe£ da..cidade,._ que se to.rnou...mai& "limp a", 

mais higienizada, e adequada para o status que agora ostentava. Espa<;os para as aries, 

ci.encia e tecnologia foram trazidos_para.Camp.inas~impulsionando as atiYidade& culturais, 

sociais e cientificas. Industrias, com manufaturas e fabricas ligadas a agricultura,' ao 

vestuari.o,. a ilumina<;:ao domestica e .. a_ constru<;:ao. civil,. caracterizam. a introdu,.ao da 

industria em Campinas. A cidade come,.a a se destacar para o pais, uma j6ia da provintia 

paulista, o que lhe rendeu, nos. ano 80 do.s.eculo_XIX,. o titulo de a "Princesa.D'Oesf.¥" de 

S- p I ss ao au o ... 

Mas a.cidade de Campinas_que.seformou com a cultura do cafe nao_foi somente 

resultado da entao economia mercantil escravista. Campinas tambem foi uma especie de 

laborat6rio, servindo de oficina. republicana de p.olitica e eng~ para uma na<;:iil? em 

forma<;ao. Era parte de urn projeto de Estado nacional. 86 

Com-o- avan<;o do--cafe;- ootr~~ w:baoos--surgiram perto- de--Can:J:Pi:l)as. 

Todos esses nucleos urbanos se emanciQaram de CamQinas no seculo XX; mas aind<rhoje 

possuem grande dependencia, usufruindo os beneficios de se estar perto de uma 

metr6pole. A seguir, urn quadro com os desmembramentos dos municipios da regiao .de 

Campinas, que de 1655 a 1797 pertenceu a Jundiai.
87 

84 BASTOS, Marcus Aurelio Albino. "Presenc;a Judaica em Campinas no secu!o XIX (1870- 1890): uma 
primeira abordagem~, in Bo1etim Centro de Memoria di!ilnitmnp, VOf." 6, no 12, jul.fdez. de ·f9.'!4, ' 

Campinas, SP, pp. 35-50. 
85 LAP A, Jose Robeno do AmaraLA.Gdade .. - Os Cantos..e_Os Antros.- Campinas 1850- 1900. EdJisp, 
Sao Paulo, SP, 1996, pp. 17-38. ' 
86 SANTOS, Antonio da Costa_Compr.a e venda de terrae agua e um tombamento na primeira seSTIUp'ia 

da Freguesia de Nossa Senhora da Concei9t1o das Campinas do Mato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 

Op. Cit., pp. 10. 
8

' Jundiai se tomou vila em 1655, quando administrava..aregii!o_deCampinas. 
"" Holambra se desmembrou de Jaquarilma e de Anur Nogueira. 
89 Honolandia se desmembrou de Sumare. 
90 BAENINGER, Rosana Espa9o e T~o em Campina.s:. ivfigr.antes e a Expansiio do Polo Industrial 

Paulista. Op. Cit., pp. 19. ' 
47 



Com o capital agricola e comercial, Campinas ganhou fundamental infra-estrutura 

para abrigar os numerosos imigrantes que _ aqui chegava.II~, principalmente italianos e 

alemiies. Uma enorme rede de atendimento a lifeas como a saude, educavao, 

entretenimento e arte se estabeleceu na cidade. Costumes e modelos europeus foram 

assimilados rapidamente pela sociedade campineira, em todas as camadas socials. Essa 

situaviio niio destruiu por_campleto os costumes e cultura do periodo colonial ou c:los 

grupos mals carentes de Campinas, como a enorme comunidade negra da cidade, que e ate 

hoje parte fundamental do espay_o_ fisico e cultural de Campinas. A fusiio desses dois 

universos, do antigo com o novo, principalmente, formaram a sociedade modema 'de 

Campinas. 

Para termos uma ideia . dessa. popula.yiio de. escravos em Campinas,. o gue 

demonstra a dimensiio e a importiincia da propria produviio de cafe, a cidade possuia 'em 

1873 o maior nl!mero de escravos da regiiio, com cerca de 13.500 escravos, mais que o 

dobro de escravos que havia em Jundiai, e quatro vezes o numero de escravos da capital 

da pro'lli!!cia, Siio Paukh-
91
-Dos.=ca.d<h35-~Campinas-ll0-tirul.l-da 11<\cada 

de 70 do seculo XIX, mais de 20 mil eram negros e mulatos. ' 

III - 6. Campinas e o fmal do seculo XIX: chega a modernidade 

A modernidade chega a Campinas e regiiio a partir da decada de 1870. Varias 

foram as melhorias e transformay_oes nesse.periodo, que apresenta sinais de. urbanizaviio e 
crescimento industrial. Campinas foi uma das primeiras cidades a receber ferrovias, 

sirnbolo !llllximo da modernidade. principa.l.IJ:!ente para escoar o cafe. Os. trilhos das 
primeiras estradas de ferro, com as linhas da S.iio Paulo Railway, que mantinha Campinas 

em.contato direto com Siio.J~aulo,.. Santos, atraV<\s de Tnndiai As estradas da Sao .Pa,ulo 

Railway siio inauguradas em 1867 e foram fundamentals para escoar a produviio d~ clfe, 

voltada- para a export~ 
92 

Em-seguida, sw:gem-as: linhas- da CompallhilbP.aulista- ,de 

Estradas de Ferro, inauguradas em 11 de agosto de 187293 Esses primeiros trilhos 'da 

Companhia Paulista de Esttadas de Ferto ligavarrr·Campinas a Jundial, e _p9steriormente, 

em 1876, foram estendidos ate Rio Claro tambem. Essas estradas de ferro fo~am 

construidas basicamente nas rotas que formavam o "Circuito Paulista", e elas, ao escoar a 

produviio do oeste paulista, representaram urn dos fatores principals para o 

desenvolvimento do porto de Santos. Campinas estava entre os caminhos que ligaviun 

Santos ao interior paulista. Tres anos depois, em 1875, a Estrada de Ferro da Companhia 

da Mogiana, que ligava Campinas a Mogi Mirim, ja era uma realidade. 94 

Campinas tomcnr-se entao-um importatlte e ~centro-de eon.ergen~ de 

cinco estradas de ferro, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, a Funilense e o Ramal Ferreo 

91 BADARO, Ricardo. 0 Despontar da Modemidade. Op. Cit., pp. 25. 
92 BAIJAR6; Ricardo. 0 Despi)ntar{f(fMoaemfaaife~ op:·cn·;·pp. 23"30. 
93 Para boroenagear essa data,. OS fimdadnres_daPonte J>reta decjdjram que_ a data ofu:ial.defimda9ao, dO 

chlbe seria essa, embora o time tivesse sido fundado pouco antes. ' 
94 MARCONDES, Marli AparecidlL His/aria e Informtiti= Q uso da hi permidi a no cesgaJe da histo{i a 

da "Estrada de Ferro Funilense" (1899-1924), Disserta9iio de Mestrado em Multimeios do Institute de 
Artesda Unicamp, Campinas, SP, 2000,pp. 77-81. 
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Campineiro
95 

Essas ferrovias 
96 

forarn construidas.ji. com a riqueza dos fuendeiros de 

cafe, que tinham grande interesse nelas. Bondes come;;aram a circular pelas ruas' de 

Campinas. Nesse mesmo ano, a cidaae-come;;otnrterilinnina;;ao a gas. 0 felefone chega 

em 1878 e o primeiro sistema de.. esgoto .e. abastecimerlt.O. de agua come9"a a.s.er efet~vado 
em 1891, durante uma decada muito dificil devido as epidemias que atingiram a cidade. 

Mas o que vern a ser exatamente a novao de "modemo" ou "modernidade"? Nao e 

apenas a chegada de tecnologia, que certamente muda o cotidiano das pessoas da epoca. 

A no;;ao. vai alem da simples.. .chegada.. de.. maravi!has.. tecnol6gicas, resultado de... J.!,ffia 

Revolu;;ao Industrial, ja em vigor na Europa ha pelo menos dois seculos e que, 

tardiamente, "desemharca" no BrasiL Com o "modemo" vern uma enorme bagagem 

cultural e ideol6gica. Uma forma de vida com 16gica propria, baseada no capitalislno. 

Mais. Junto com o capitalismo, que irnplica.na explora;;ao.do trabalhador para obte.n;;ao 
de lucro, vern uma no;;ao estetica nova. Novas roupas, novas maneiras de se portar e ate 

novas posturas para se tomar. Era o modelo de vida e cultura da burguesia 

A popula;;ao da epoca nao se referia as obvias transforma;;oes que vivenciavam 

como s.endo aspectos da "modernidade'' que.se anunciava..Nao havia..essa percep.;;ao., Os 
termos utilizados sao civiliza;;ao ou progresso. 97 Como nao ha hoje em rela;;ao as tamoem 

obvias · transfo:rmayOes- ·de-·nossa-soeietlade--~ T alvez ttm· histm'iador ,no 

futuro se refi.ra ao atual momento como o "despertar de uma nova modernidade", baseada 

talvez na informatica ... 

" ... , segunda metade do seculo XIX~ qJ~ando justamente e concebida a expressiio 
('modemo' I 'modernidade'), e aqui usada 'grosso modo em correspondencia com 
aquela racionalidade burguesa que se estende pelo econ6mico, pelo social, pelo politico 
e pelo cultural, atingindo as mentalidades, os costumes e a criar;iio estetica, riiio 
necessariamente nessa ordem_com atraso que se espera para um pais do Terceiro 
Mundo e com as especificidades que uma socledade escravistci conserva. E essa 
modemidade que Campinas asptro:; impmh<; tlSG;"GSsimikr e chega-a- produzir; n,um 
movimento marcado por contrastes e contradir;oes. Siio produtos euro[Jeus, siio formas 
de comportamento, linguagem, hitbitos, visiio do universo, simbolos e padroes, educar;iio 
e disciplina dos sentidos, que os moradores da cidade, vale dizer, a aristocracia e a alta 
e a media burguesia, reproduzem e conferem a propria cidade. "98 

9
; RUEDA, Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Campinas: panorama hist6rico e socio-cultural 

no periodo 1890-1950, in BOJ.etim dO centro de N!elnfufa- da unieamp, Universidadi:-Fstadilal; de 

('ampinas Volume 6, n° 11, de janeiro a jnnho de 1924,.Campinas. SE,. pp 50. · · · 
96 OutraS principais ferrovias construidas nesse periodo: a Companhia Ituana (Itu) em 1873; a Companltia 

Sorocabana (Sorocaba) em 187~ a Companhia.Bragantina en:Ll.884~ a Estrada de. Eerro do Bananal., em 

1880: o Ramal Ferreo do Rio Pardo em 1888; a Companhia Ramal Ferreo de Santa Rita em 1892; ·e a 

expansao. da Companhia Paniista com. a aqnisicffQ..do trecho....Rio. Claro - Araraquara...em. 1892, In 
MARCONDES, Marli Aparecida. Historia e Informatica: 0 uso da hipermidia no resgate da hist6ria da 

"Estrada de Ferro Funilense" (1899-19.24). Op_ Cit. pp.. 77-lH. 
9

' LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Cidade- Os Cantos e osAntros- Campinas 1850- 1900. Op. Cit, 

pp. 20. 
98 LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Cidade - Os Cat!ln.s e os An.rros - Campinas 1850- 1900. Op. Cit. 

pp. 19. 
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No final do seculo XIX e inicio do seculo XX, Campinas assume novamente uma 

condi9ao de "Iugar de passagem'', como tivera no passado, quando do surgimento do 

niicleo urbano. Ate a segunda decada do seculo XX, pouco se conhecia do interior 'do 

estado de Sao Paulo. Muitos. entiio. passaram a migrar p.ara o oeste do estado~ constituindo 

novas niicleos urbanos, e posteriormente cidades. E Campinas, no mei_o do caminho, 

aproveitou essa situa\)ao para imp_ulsionar ainda mais a sua rica econornia As ferrovias ja 

instaladas aqui propiciaram uma fundamental ajuda na expansiio para o oeste, rarnificando

se em muitas autras estradas. c!e_ferro. Bra\)o.s.campineiras fazem brotar..a.s recantas mais 

distantes de Sao Paulo. Assim, alem dos "baroes do Cafe", Campinas passa a abrigar 

tambem uma poderosa e influente burguesia. E foi exatamente essa "nova" elite que criou 

espa9os culturais importantes da epoca, como, por exemplo, o Teatro Municipal, 

impulsionando as iniimeras..atividades culturais..e artisticas que aqui br.otaram,_ou c¥es e 

livrarias como o Livro Azul e a Genoud. 

Em 1890, Campinas possui uma popula9-ao de quase 45 mil pessoas e 29 colegios. 

0 cinema chega cedo a cidade. Dois anos depois dos irmaos Lurniere anunciarem o 

cinematografo na Europ~ Campinas recebeu e exibiu o aparelho ja em 1897. Dais anos 

depois, criou-se um espa90 na rua General Osorio para exibi9oes regulares. Os primeil:os 

"filmes" tratavam-se de documentaries sabre cidades, pessoas e costumes europeus. 0 
primeiro automovel em Campinas "apareceu" em 1909 e era urn Fiat 1901. Em 1915, ja 

haYia mais de. 4 mil automO.veis.na..ci_slade. 

Com a produ9ao de cafe, a .c1dade experimentou um enorme crescimento urbano, e 

com a chegada das estradas de ferro, diretamente vinculadas as culturas da cana e do cafe, 

a cidade passou a apresentar um niimero cada vez maior de habitantes. Campinas havia 

sido, e ainda era, uma cidade de grande produ9ao agricola, com uma imensa popula9ao 

escrava. A crueldade da pratica escravista em Campinas ganhou contomos de lenda, sendo 

a cidade considerada uma das mais severas quanto ao trato com os escravos. Essa 

imagem, ruim para os interesses ideologicos burgueses, come9a a ser reconstruida na 

passagem do seculo para poder comportar os novos tempos que surgiam, a chegada da 

modernidade. A cidade precisava esquecer esse passado para receber o "futuro promissor" 

que despontava. Ela se preparava para passar de uma ordem senhorial colonial para rtma 
ordem.social capitalista e burguesa/ 99 

·· · 

Esse "desenvolvimenre" social nao- atingitt t~-Gamadas sociais-~1!!imiy.ou 

completamente as caracteristicas de uma cidade escravista. Junto com o desenvolvimento 

e enriquecimento dessa elite, tambem houve uma manuten9ao das camadas populares 

empobrecidas. Muitos pequenos comerciantes continuaram pobres, a maioria ~os 

irnigrantes nao conseguiu a riqueza com que tanto sonharam quando se mudaram para o 

"Novo Mundo", e principalmente a esmagadora maioria dos descendentes de escravos 

ficou a margem da sociedade, nao foram completamente integrados a sociedade 

campineira. A esses, somaram-se muitas decadas depois os rnigrantes das regioes nordeste 

e norte do Brasil, que posteriormente, formariam o grande niimero de pessoas que 

constituem hoje as camadas mais baixas da saciedade campineira. Campinas e uma das 

cidades mais ricas do pais e que tambem concentra urn dos maiores contrastes sociais do 

Brasil. Poucos ricos, muito enriquecidos, e muitos pobres, pauperizados. 

99 LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Cidade- Os Cantos e os Antros- Campinas 1850- 1900. Op. Cit. 
pp. 17-38. 
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Com a aboli<;:ao da escravidao em 1888, estava praticamente finalizada a troca da 

miio-de-obra escrava para a mao-de-obra assalariada 0 meio urbano se desenvolveu e as 

cidades pararam de ser meras extensoes da vida rural. As cidades passaram a ter mais 

importancia para a economia--e-para-a.-¥ida-C\.!l.tural cia sociedade brasilcifa.,!~~ A pOO.reza 

tambem ficou mais a mostra, mais "aglomerada". Muitos escravos, marginalizados · ~elo 
novo sistema de miio-de-obra, !oram parar nas clcfades, !oni.m procurar afguma form., .,de 

sobreviver, competindo com..os..imigrantes~qU.e.. a.c.ada ana aumentavam .. a.. pop~a<;:iio 
urbana. E muitos imigrantes tambem ficaram sem empregos. ' 

Uma vez libertos,..alguns .es.cravos. conseguiram se.inserir no novo contexto. Eles 

eram libertados sob condi<;:oes que podiam variar .!lluito. Curiosamente alguns efam 

c.ontratados pelos seus pr.Qprios.. ex-&enhores. para realizarem trabalhos. divers.o.s... Outros, 
ainda, realizavam trabalhos temporarios. E alguns simplesmente niio conseguitam 

realrnente_ a liberdade, e...&6. foram libertados p.elos. &eu& senhores ap6s c.ompletarem uma 

idade em que, ja velhos, nao poderiam mais trabalhar como antes. Mas a dificil inservao do 

ex-e&cravo na sociedade c.amp.ineira se deu p.or varias. vias, e alguns poucos~ conseguiram 
driblar o mercado e o racismo, e ate conseguiram juntar alguma riqueza, embora mu!tos 

dessesnliD tenham conseguioo..deixar !l'll.liw.pam.os-seus.d=endentes.
10
~ 

Para controlar essa massa de excluidos no final do seculo XIX e irricio do seculo 

xx; a elite campineira precisou aaministrar a pobreza para controlar possiveis 

rno.vimeD!Os sociais que pudes.&em. &Urgir no_ seio. de.Sta &ociedade, deSequilibrandoca e 

alterando-a. Entre as medidas tomadas pela elite campineira para controlar a popula<;:ao, 

e&tiio por exemplo as campanhas filantn'>picas..organizadas..pelo primeiro bi.&flo_ da Igreja 

Cat6lica de Campinas, D. Joao Batista Correia, para atender a todos os "pobres"' da 

cidade, e- tambem asilos, 001'00-- o- de- Orlaos cia Santa-Casa- de .Miseriooroia, o de 

Morfeticos e o de Mendigos. Houve tambem uma -clara campanha para "treinar'' e 

reproduzir miio-de-obra barata, para suprir lncftisive·u mercado de traballio que na epoca 

era basicamente rural, o que se deu at~ ~emplo; da.escola agricola. ~
02 

0 controle da popula<;:iio chegou ate a exercer forte fiscaliza<;:iio sobre os 

mendigos. Criou-se o Servi<;:o de Mendidi:hcia, que cadastrava os mendigos. Eles · s6 

podiam mendigar com umaplac.a .exibindo.lo~ia.e.llqra! 

A vida urbana foi aos poucos construindo suas pr6prias regras para a manuten<;:iio 

da es.tratifica<;:iio sociaL A arquitetura. da cidade. foi urn exemplo que ilustrou e~se 

contexto. Havia basicamente dais tipos de habita<;:iio: o sobrado e a casa terrea. 0 sobntdo 

pOScSuia ~so~o, o que in<Jto~ava.riquez~jaa.c.asaterrea, de "chao batido"~.ousej~~em 
assoalho, mdtcava pobreza. -

A popula<;:iio cresceu-- de-maneira eonsideritvel:- com a chegada- de-imigraijtes 

europeus a partir da metade do seculo XIX, e tambemnos primeiros anos do seculoXX. 

Os imigrantes alemiies foram os primeiros a chegar a Campinas em 1852, para trabalhar na 

100 PUPO. Benedito Barbosa; GON<;AL VES, FUlvia. Testemunhos do Passado Campineiro. Op. Cit. 
101 XAVIER, Regina Celia Lima. A Conquista da Liberdade: Libertos em Campinas na segunda rnetade 

doseculoXIX. Col~oCampiniana, CentrodeMem6ria, Unicamp, Campinas, SP, 1996, pp. 107-134. 
102 LAP A,.Jose Roberto do Amaral A Cidade - Cantos.e.Antros.- Campinas 1850 - L9QO. Op. CiL,. pp. 17-
38. . 
103 PUPO_BeneditoBarbosa~ GONCAI VES Fiiliiia...Iestemunhos do l'assado Campineiro. Op. Cit.. 
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Fazenda Sete Quedas. E foram eles que construiram a primeira fundiyao da cidade em 

1858. 

Entre os primeiros imigrantes que chegaram a. Campinas, a comunidade alema 

merece destaque. Em 1873, metade da populayao 4e Campinas era de origem alema. 

Havia. na. cidade inumeros estabelecimentos .dirigidos por alemaes,. como :fabricas de 

chapeu, armazens e uma cervejaria. Por trazerem pa[a Campinas tecnicas que nao eram 

conhecidas, nas quais eram mestres~ os. imig):antes alemaes podem ser considerados 

auxiliadores no processo de industrializayao da cidade, e precursores de muitas novas 

industrias na cidade. 
104

/
105 

Essa comunidade alema:-. tarnbem. se-destacoU- ao. construir... cotn- OS- demais · 

campineiros a cultura da cidade. Participou ativamente de muitas atividades culturai~ e 

artisticas . de Campinas_ Uma rlas_ maioces preocupayoes dessa importante . comunidade 

campineira foi com a educayao na cidade. Fundaram sociedades cientificas e cu[tutais 

voltarlas para o ensino, alem de locais para entretenimento e interayao entre os membros 

da comunidade, como a Sociedade Alema de Instruyao e Leitura, que iniciou suas 

atividades na decada de 1870. E tambem colegios~ entre. os quais o Rio Branco> an\iga 

Escola Alemli, em atividade desde a decada de 1860. 106 Foram basicamente' os 

introdutores de pniticas esportivas, principalmente da gimistica, pratieada- no cl~be 

Concordia. · · · 

Entre 1886 e 1900, registrou-se em Cai:npinas uma taxa de crescimento de 3,6%, 

quase a. mesma taxa de crescimente-do-estado.,.,4,A0
/.,,

107 
Em 1880.,. a. popu~,de 

Campinas era equivalente a populayao de Sao Paulo, capital da provincia. · 

0 Brasil havia experimerttado mr pouco-tempo a: mudanya de sistema: politico\ A 

monarquia cedera seu Iugar. para a republica e a burg)lesia .nacional comeyava a constr;uir 

seu meio e a difundir a sua ideologia. A economia brasileira se baseava na produyao • de 

cana de ayucar e principalmente cafe. A politica alternava presidentes dos estados mais 

poderosos do pais, Sao Paulo e Minas Gerais, repnesentantes dos interesses 'dos grandes 

agricultures, urn memento politico batizado de "cafe com Ieite'. 

A modernidade, ja "instalada", trouxe it sociedade novos parametres. Ser 

"moderno" na epoca significava assumir algumas posturas novas, como ser urbane e nao 

rural, embora Campinas e o Brasil viessern a ter no campo boa parte de suas principais 

atividades economicas durante muitas decadas do. seculo XX, ser republicano e co.ntra a 

104 KARASTOJANOV, Andrea Mara Souto. Vir, Vzver e talvez Morrer em Compinas. Cole~o 

Campiniana, Centro de Memoria da Unicamp, Editoni dll Unicainp, Campinas, SP, 1999, pp. 61-108. 
105 Uma descri~ tninuciosa das indi,strias desse periodo incluindo as alemi!es, esti.na.obrada socioll'ga 
Ema Camillo. Em sua obra podemos perceber a rela<;ao simbiotica entre a emergente industria na cidade e 
a produ<;ao de cafe de Campinas. Uma dependia da outra. CAMILLO, Ema E.R. Guia Historico da 
Industria Nascente em Campinas (1850-1887). Mercado de Letras, Centro de Memoria, Unicamp. 

Campinas, SP, I 998. 
106 KARASTOJANOV, Andrea Mara Souto_ Vir, Vzver e talvez Morrer em Campinas. Op. Cit., pp. 109-

188. 
107 BAENINGER, Rosana. Espa9o e Tempo em Campinas:. Migrantes e a Expansiio do Polo Industrial 

Paulista. Op. Cit., pp. 21-62. 
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monarquia, ser a favor do trabalho livre e incentivar a imigrac;iio e ser contra a escravidiio, 

ja urn mau neg6cio para a epoca. 
108 

•.. • 

A cidade de Campinas, ~~~- p!'ivilegiada, pGl" estar- perto- dos 

grandes.centros. politicos e .. e.conomicos..da na¢o, e.que rec.entemente p.assara.a condlgao 

de cidade, vivia com intensidade todas essas transforma96es. Crescia de maneira 

consideravel,. sendo ja na p.assagem do se.culo,.uma das p.rincipais cidade.s..da provincia..., Na 

epoca, disputava com Sao Paulo a condi91io de maior e mais importante ci<,iade · da 

provincia, candidata ate a.se.r a capital .. Os.. "Baroes do Cafe" passaram a conviver com 

uma nova elite, formada pela burguesia, principalmente por comissarios do cafe, 

banqueiros e atacadistas,.alem de alguns..come.rciantes e..industriais. 

E nesse momento que desponta uma cidade industrial. A industrializa91i0 teve com 

a produyacr cafeeira uma-relas;ao simbi6tica. -A in•hlst£ ia- conseguiu se expandir grayas, ao 

capital vindo do cafe, e por outro !ado, a industria fomecia principalmente maquinas e 

implementos agricolas destinados a plantaviio e colheita, e a comercializa91io e escoamento 
do. cafe. 109 

A chegada da republica em 1889 e. e.ncarada como mutaviio normal sem m\!ito 

alarde para a sociedade campineira. Representou sim a consolida91io dos interesses dos 

fazendeiros de cafe, a elite politica e econfunica da cidade, que teve participa91io ativa na 

difusiio em pro! das ideias republicanas. Tratava-se sim de uma mudan9a ja espenida, 

embora Campinas tivesse. tido certa importfulcia no Brasil imperial. A cidade enriqueceu e 

se desenvolveu percorrendo com naturalidade o sistema colonial de urn periodo 

monarquico. Mas a chegada da republica e.ra ap.enas mais uma transformru;:iio natural 

dentro do contexto da modernidade. 

III- 7. Terror e medo.:...feb.re.amarela breca desenvolvimento campineiro 

E impo~=tante des.taGa~=-tambem..qt~e--OO-~e-lSS:9 e 1m, Campi.aas ~eu 
com epidemias de febre amarela, que mataram muitas pessoas e chegaram a frear o avah9o 

econ5mico da cidade, interrompendo a fonga fuse-ere proS]Jeridade que :flzera:·cre C"affipinas 

urn dos mais importantes centros economicos. da provincia. Campinas superou a. capital em 

diversos aspectos quantitativos e qualitativos da vida urbana. Dessa abrupta interrup9iio 

da fas.e de prosperidade. e.. que. vern a lenda de. que Campinas superaria Sao Paulo t; se 

tomaria a capital da provincia. 

A febre..amarela...se..manife.stmJ no Brasil llQ.. final do secul.o..XYII,....em..J..85T.,na 

regiiio nordeste, inicialmente em Recife e posteriormente outras regioes pr6ximas da 

colonia. A doenya veio com negros trazidos. da ilha africana de Sao T orne. Dep.ois, ela 

desapareceu para voltar no final do ano de 1849 na Bahia. Da mesma forma, se alastrou 

108 LAVA, Jose Roberto do Amara!. A"Cidade- Cantos e Antros- Campinas 1850- 1900. Op. Cit., pp. 17-

38. 
109 Para abastecer a ~cidade do cafe';' surgiu uma fnevitavelrede de iudilstrias na segunda metade do 

secwo XIX. Essas indllstrias, muitas de origem imigrante QO~sibilitavam a sociedade campineira, uma 
vida social que em nada devia aos grandes centros, como Sao Pau1o e Rio de Janeiro. Encontrava-se de 

tudo na cidade de Campiuas. A descri<;§.o das indUstrias 'll'e aq]li surgjram nos permite urn passeio pela 
Campinas oitocentista, e tambem nos permite olhar as necessidades e anseios materiais cia epoca. Ver: 
CAMILLO, Enta E.R.. Guia Historico da Industria Nascente em Campinas (1850-1887). Op. Cit.. 
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pelas cidades brasileiras, atingindo ate o sui do pais, chegando inclusive a Argentina, ao 

atingir em 1858 a cidade de.Buenos Aires. 

Em Campinas, em 1889, a s6ciedade lidava com casas de variola, que apesar de 

matar muitos habitantes na cidade, era de certa forma controlada. Antes, em 1876, 

algumas pessoas morreram.de uma doen9a estranha. Espalhou-se rapidamente que poderia 

ser a mortal febre amarela, ate entao inexistente na cidade. Os medicos da epoca iniciaram 

entao urna grande discussiio a respeito da causa das mortes. A discussao chegou a todos 

na cidade atraves da imprensa. Fora publicado na Gazeta de Campinas e no Diario de 

Campinas. A sociedade campineira chegou a ficar bastante apreensiva na epoca. 

Outras rnortes no rnesrno ano e nos anos seguintes alirilentaram a discussao pelas 

ruas, principalmente promoYi.da pelos jornais Gazeta de Campinas e Diario de Campinas, 

que cobravarn ern suas paginas algurna atitude das autoridades campineiras. Ate 1889 niio 

houve-um-oonsenso a respeito.-da-cau~naqueles.anos.
110 

Nesse ano de 1~89, 

quando se deu o prirneiro surto, que parece s6 nao ter superado outro grande surto ern 
1 SY6, mbrreram rnais de mir-pessoas. m oe- l89{T a- r89T, rnais algumas centenas~ de 

vitirnas s.e somariam as prirneiras. Ern 1896,novamente cerca de mil pesmas_.sucumbiram 

de febre amarela. No ano seguinte, quando se deu o ultimo grande surto, quase mil 
pessoas rnorreram. 

Morreram ao todo cerca de 2.500 pessoas, o que equivale a 6% da popula91io da 

epoca. Para urna cornpara91io e no91io da tragedia, seria o rnesrno que rnorrer 60 mil 

campineil:os em rnenos de. 9-anos-nos-dias..de..hoje. 112 

Foram tres grandes surtos consecutivos de febre amarela na cidade. Ernbora 

ocorressern de fato praticamente surtos anuais- a:cr·longo de toda a decada de 1890, surtos 

que dizimaram a popula9iio,c.orn muitas mortes. e interiso processo de exodo foram tres. 
Muitos campineiros ficaram recolhidos em suas fazendas, outros foram embora, rnudando

.se para as regioes de Sao Carlos, Ararrutuara, J aboticabal e principalmente para ~ao 

Paulo, na epoca tambern ern fase de industrializa91io. Levaram consigo ·seus recursos e 

riqueza& 113 Ate o Co!egig-flol:ence..foi-transfet:ido-pam.-outra cidade ... A. populayao. de 

Campinas foi bruscamente reduzida para 5 mil habitantes! Acredita-se que s6 nao saiu 

quem nao pod e. Por rnals que possamos irnagina:r exageros para o ocorrido, e certamepte 

houve, niio se pode negar que corn a febre amarela 'se beirou quase a destruiyiio de 

Campinas como cidade. Portanto, os exageros que brotaram no imaginario da popula91io e 

que viraram Ieoda, tiverarnuma origem marcante e re.al. 

Para que tenhamos urna ideia de como os surtos assustaram a sociedade da epoca, 

a noticia do terror em Campinas chegou bastante Ionge. Chegou a cidade que se tornou a 

capital da republica: o Rio de Janeiro, que atraves de urna intensa cobert]lra e carnpanhas 

pelos jornais da epoca, obteve uma grande mobiliza91io com o intuito de socorrer 

110 FILHO, Lycurgo de Castro Santos; e NOVAES, Jose Nogueira. A Febre Amarela em Campinas 1889-

1900. Co1t!9iio Campiniana, Centro de Memoria, Unicamp, Campinas, 1996, pp. 22-34. 
111 FILHO, Lycurgo de Castro Santos; e.NOV AES, Jose.Nogneira A Febre Amarela em Campinas 1889-

1900. Op. Cit.. pp. 141. . 
112 Campinas Seculo X¥: 100 anos de Hlstoria. Da RAC, Rede Anhangnera de Comnnica¢o.J Dilirio do 
Povo I Correio Popular, Campinas, SP, 2000, pp. 10. 
113 BASTOS, Marcus Aurelio AJbino._"fusen<;aJudaica em Campinas no seculo XIX..(l870 - 1.890): Ujlla 
primeira abordagem", Op. Cit., pp. 35-50. 
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Carnpinas. 
114 

A imprensa se refe!'ia a Campina& 110-ano. da..proclarnar;:ao da RepUblica como 
uma bela cidade vivendo urn momenta de terror: J 

"A 'Revista Ilustrada' de 271411889 noticiou que havia maior desajogo em Campinas, 

chamou a cidade de 'bela capital paulista' (!) e disse: 'come{:am a cheggr me/hares 
noticias da bela capitql paulista. Dir-se-ia que o povo, sabendo que alguem pensa em 

sua desgrar;a e angaria meios de fazer face a tragica situar;iio que o aflige~se reanima e 
come{:a a opor ao mal a resistencia da esperanr;a... a Imprensa uniu-se... e medicos, 

enfermeiros, medicamentose vi:veus ftlil-niio remjaJtado: " 115 

0 reconhecimento da cidade de Carnpinas com a atuar;:ao da imprensa do Rio de 
Janeiro, que numa ar;:ao inedita, lanr;:ou uma intensa carnpanha para a obtenr;:ao de aux11ios 

diversos para a popular;:ao de Carnpinas~ cons.tituindo inclusive a Comissao da Imprensa 

Fluminense, foi ba&tante grande. Para homenagea-la e para estabelecer urn marco que 

lembre o momenta tr:igico vivido pela cidade nesse. p.eriodo, uma prar;:a no centro recebeu 

o nome de Prar;:a Imprensa Fluminense. Embora hoje poucos a conher;:am pelo nome, tdta

se da prar;:a que se localiza onde.hoj.e. esta o Centro de Convivencia, circundada pelas ruas 

General Osorio, Conceir;:ao, Antonio Cesarino e Sao Pedro. 

Dois medicos da Comissao da Imprensa Fluminense, Clemente Ferreira e Joao 

Batista da Mota de Azevedo Correia receberam a "Medalha de Gratidao" da Camara 

Municipal de Carnpinas, p.elos servir;:os prestados em pro! da popular;:ao carnpineira. A uma 

rua da cidade foi dado o nome de Clemente Ferreira. 116 

Os ultimos casas de febre arnarela forarn registrados na cidade em 1903. Carnp.inas 

viveu anos de medo e calamidade. Diante disso, desenvolveu-se na cidade urn rapido 

processo de sanearnento basico. Com o controle da epidemia, a cidade custou a reton:~ar 

seu desenvolvimento economico. 0 que s6 viria a acontecer com relevancia a partir do 

final da-decada-de 1920. m Jlara..as...~ da-epoca,. a.epidemia representou...um. tmuma 

que se arrastou por muitos anos, alem da passagem para o seculo XX, urn trauma para a 

alma da entao "capital agricora~ de sao Pauto. A cidaoe adotou o passaro mitot6gico 

Fenix.118 cemg"simbolo da-oobt=el~WiaGi&:e-OO:,.r~cre..scimento comb cen+ro ufbapo. 

III - 8. Campinas Moderna: primeira metade do seculo XX 

' ' 

114 FILHO, Lycurgo de Castro Santos; e NOV AES, Jose Nogueira. A Febre Amare/a em Campinas 1889-

1900. Op. Cit., pp. 59-68. 
115 FILHO...Lycurgo de Ca.stm..S.antos;...e.NQVAES,..Jnse..Nogucira.Eebre Amare/a..em Campinas 1889-

1900. Op. Cit., pp. 65. 
116 Os autores da obra que se.segue lamentam o mesma. niio ter ocorrido com o medico Joan Batista da 

Mota de Azevedo. FILHO, Lycurgo de Castro Santos; e NOV AES, Jose Nogueira. A Febre Amarela ·em 

Campinas 1889- 1900. Op. Cit., pp. 66. 
117 BADARO, Ricardo. 0 Despontar da Modernidade, Op. Cit., pp. 30-36. 
118 Do grego "phOinix". Seu nome deriva de uma pala'll!a.grega que significa "vermelho" e tanJbern se 
refere ao "fogo". Corresponde a uma importante ave que aparece na forma de uma gar9l', cuja simbologia 
esti relacionada com a imortalidade e a ressurrei<;llo. Sua lenda fala sobre urna ave que sempre morre e 
renasce a partir das chamas purificadoras, num processo ciclico. Dai a lenix ser uma "ave de fogo",.que 
"sempre renascera das cinzas" ... 
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Campinas entrava assim para o contexto da modemidade, se utilizando de todos os 

instrumentos que essa condiyao lhe oferecia. Ejunto com a modemidade,.nos Ultimos ~os 

do seculo XIX, Campinas, quase que simultaneamente com Sao Paulo, assimila urn novo 

esporte,.. o football, que na_Europa, como nCLBrasil, .. ape.sar de ser ainda_ um esporte da 

elite, se populariza rapidamente. 

0 mesmo aconteceria.no_ Brasil e _nos_ centres que receberam. esse esporte. de 

origem inglesa. 0 futebol se enquadrou com destaque ao cotidiano da cidade' de 

Campinas E nas duas primeiras.decadas_ do.seculo :XX,..muitos times surgiram na cllj.ade. 

A maioria se extinguiu com a chegada do profissionalismo entre as decadas de 30 e 40,. 

Sao os primeiros anos do__seeulo XX A origem do "Derbi", encontra_ou c!assico 

do futebol que envolve as duas maiores equipes de Campinas, e as i:micas profissionais 

hoj.e,AA. Ponte Preta e Guarani.F.C., umtema_que.seni abordado mais adiante,Jaz p_arte 

de urn periodo em que a cidade, e mesmo o estado e o pais passavam por grandes 

transforma<;:.oes politicas, ec.on5micas e. princip_almente.s6cio-culturais. . 

Esportes na epoca eram poucos. E a importancia ou a relevanda deles era muito 

diferente se comparada comos_dias de hoj.e. No corne9o do. seculo XX~o "esp.orte" mais 

comentado, inclusive em jomais, era a avia9ao. A avia9ao, tecnologia alcanvada no inicio 

do. secuio XX - o voo do. 1.4 Bis.-de- Santos-Dumont e~am foi ern.2.3...de-.outubro, de 

1906 -, era ainda algo novo e "praticado" por verdadeiros her6is, nao raras vezes 

chamados de "esportistas" _ Osfeitos.de pilotos~que conseguiam suplantar travessias, e(am 

narrados pela imprensa e comentados no dia a dia das pessoas da epoca. 

Da Europa, de onde tambem. se importou o futebol, outros esp.ortes tambem 

chegaram a Campinas, como o remo e a nata9ao.n9 Em 2 de maio de 1918 se fundou ·na 

cidade o Clube Campineiro de- Regatas--e Natayfu:r.- Otrtro-exemplo foram· as- ''touradas", 

consideradas urn "esporte"
120 

tradicional ate hoje na Espanha. E Campinas tambem 

possuiu suas arenas ou pravas de touros. A partir de 1905, no dia 3 de setembro, entre as 

ruas Ferreira Penteado e Antonio Cesarino, come9ou a funcionar o Coliseu Taurino 

Campineiro, onde se apresentavam toureiros nacionais. No mesmo ano, no final da rua de 

Goes, atual Cesar Bierrenbach, proximo a Pra9a Carlos Gomes, passou a funcionar uma 

segunda pra9a de touros. Em 1916, esse segundo coliseu passou a funcionar tambem 

como cinema, encerrando definitivamente suas atividades em 1944, quando a cidade 

passava por toda uma reforrnula9ao do seu espa90 fisico. 
121 

Em mar90 desse ano, foi 

fundada·a Liga Campineira-de-Atletisrno: 

119 0 historiador Benedito Barllosa Pupo cita que em Campinas nesse periodo jogava-se muito tarnl:X!m um 
jogo chamado de "jogo da pelota". 
1

2<> Estao.entre aspas, porque particularmente.qnestiono a ideja de que_as.touradas sejam.esportel\. E 
inaceitivel que animais sejam usados com tanta crueldade para dar ao homem "alegria" e "lazer~. No 
Brasil. se.pratica algo similar.DllS..dias de hoje Trata-se das "festas de peao", para nmitos.tambem urn 
"esporte". Mas que tambem niio passam de rnanifesta<;iies s:idicas e inaceitlveis. Por serem tradiciortais 
nao signjficam que devam.. ser...~ Tod.a.:

4

in.v~ cuiUJral hum ana mesmo que atinja..um grau 

alto de tradi<;iio, e passive! de questionamento e de critica pela sociedade, e tambem passive! de ser ' 
ignorada e.esquecida, o que. niio.representa urn a perda mas sim_uma..eyoJ.u<;iio em nossos CDS!l111le~ e 
cultura. Urna civiliza<;iio tambem se mede, em termos qualitativos, por suas ati,idades culturais. E essas 
pniticas.nada ac.rescentam a n6s,. ao contnirio,siio um clara sinal deretrocesso ... 
121 Campinas secuto J0T 100 anos de Hist6ria. Op. Cit., pp. 36.-37. 
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Essa cidade que ve nascer a rivalidade de times de futebol, entre os quais Ponte 

Preta e Guarani, e uma cidade multinacional e multirracial. Em 1920, Campinas possuia 

uma popula<;:ao com cercade 115.600 habitantes. Dessa popula<;:ao, 20,34% era formada 

por estrangeiros, sendo a maior parte constituida de italianos, seguidos de portugueses, 

espanhois e alemiies. E cerca d.e 17% da popula<;lio era negra. Muitos desses imigrantes 

trabalhavam nas ferrovias, outros eram proprietaries de pequenas fabricas ou negocios, e 

outros realizavam atividades artesanais em variados oficios. Para se adaptarem e mesmo 

para se enraizarem em Campinas, os varios grupos de imigrantes criaram associa<;:5es ou 

clubes de_ auxilio-mutuo ou de atividades socio-culturais. lazer e de preserva9ao de seus 

costumes e culturas. Tais clubes tambem prestavam servi<;:os aos imigrantes, como 

defender seus interesses profissionais e permitiam born atendimen1o de saude~ alem de 

funerais decentes. Alguns exemplos dessas organiza96es que estabeleceram esse 

associativismo em Campinas. foram a Sociedade Portuguesa de Socorros MUtuos, 

Sociedade Espanhola de Socorros Mutuos e Instru<;:ao, Circolo Italiani Uniti e Sociedade 

Alema de..Instruyao e Leitura. 
122 

' Os imigrantes conthtziram-a--cidade-a-ttma--~ evoluyao em- varias- areas-.. da 

economia e da cultura, integrando e reconstruindo o perfil de Campinas. A cid~de 
come<;:ava a se preparar para uma nova cultura, a modernidade, e para a chegada da 

industrializa<;:ao, que se iniciaria efetivamen1e a partir da decada de 30 do seculo XX. 0 
iniciar do seculo passado trazia expectativas de urn mundo modemo, com novas 

referencias_ Campinas possuia pouco mais de 70 mil habitantes em 1900, e o presidente da 

jovem republica era o campineiro Manuel Ferraz de Campos Sales. 

A amplia<(ao da no.91io de "lutas de classe" no Brasil nos foi proporcionada ~or 

alguns grupos de imigrantes que aqui chegavam. Traziam da Europa ideias de igualdade e 

justi<;:a. e a experiencia de luta da classe trabalhadora. adquirida pelas sociedades do Velho 

Mundo muitas decadas antes. Mas essas experiencias eram passadas pelos grupos 

imigrantes mais privilegiados, ou que vinham do meio urbano, ja que a maioria ~os 

imigrantes vinha de zonas rurais da Europa para trabalhar nas lavouras no Brasi~ e rtao 

tinham assirn experiencias de organiza((ao politica, como tinham os do meio urbano. 

Tambem no futebol se percebeu uma aglomera<;ao natural de irnigrantes, que se 

organizavam e fundavam clubes. que num primeiro momento representavam uma forma de 

se manterem unidos, de preservarem sua cultura e costumes. Alguns exemplos desses 

clubes fimdados por imigrllllt~o..o..S,.C.. Corinthians..~ de..sao..Paulo,fundado-em- 1°, de 

setembro de 1910 basicamente por imigrantes italianos, mas que se popularizou muito 

rapido, perdendo essa caracterlstica, ou a A. Portugnesa de Desportos de Sao Paulo :e a 

A.A. Portuguesa de Santus,.fundadas em 14 .de. agosto de. 1920 e 20 de novembro de 

1917, respectivamente, por imigrantes portugueses, ou o Jabaquara AC. de Santos, 

fundado em 15 de novembmde_19l4 p.or imigrantes esp.anhois, que inclusive escolheram 

como primeiro nome "Espanha" (antigamente, "Hespanha"), ou ainda o S.E. Palmeiras de 

Sao Paulo eo Cruzeiro E.C...de.Belo Horizontes,.fundados. em26 de agosto de 1914 ~ 2 

de janeiro de 1921, respectivamente, por imigrantes italianos - inclusive ambas as equipes 

se chamavam no inicio Palestra Ititlia . . 

122 RUEDA, Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Caiilpinas: panorama hist6rico e s6cio-cultura/ 

no periodo 1890-1950, Op. Cit., pp ;1. 
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(Foto da ptigina anterior. 1914 ou 1915: Largo da Matriz Velha, depois da Santa Cruz e lgreja do 
Carma. Aparecem poucos autom6veis e carro9as no aspecto urbana da cidatle. Acervo Jocio Bosco 

Pmzattoni./23 

(Foto de 1913: Rua do Sacramento, 01ule aparece ao fundo predio que completava o Casino Carlos 

Gomes, cinema cuja entrada era na Rua Barlio de Jaguara, onde posteriormente funcionou um caje

bilhar. Acervo Joiio Bosco PanattonL) 

Urn caso interessante em particular e o do S.E. Palmeiras. Quando os. imigrantes 

italianos de Sao Paulo fundaram essa associa.;ao em 1914, estavam criando uma entidade 

que serviu para unir membros. da col6niaitaliana em Sao Paulo. Era urn espa.;o para esses 

imigrantes se encontrarem e manterem la.;os e uma identidade cultural. Estavam Ionge da 

Italia, mas se viam como legitimos "italianos" -.Essa identifica.;ao com a Italia se forjou 

Ionge da Europa, talvez por uma necessidade de organiza.;ao em territ6rio novo e repleto 

de nacionalidades, como ja era Sao Paulo naquela epoca, pois na Italia mesmo, nessa 

epoca, muitos nao se consideravam italianos, mas sim pertencentes a alguma regiao da 

123 
As descri96es das imagens foram feitas pelo proprio Joao BOsco Panattoni, atraves de afgmnas . 

anotaviies no verso feitas pelo pai, Ferdinanda Panattrnri.,.lLquem_pertenceram. as fotos_do atual acervo. 
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Italia, a urn antigo reino italiano.
124 

A unificayao da Italia se deu de maneira tardia, no final 

do seculo XIX, em 1871. 

(Foto de 1912 ou 1913: Largo da Matriz Vellw, Jgreja do Carma. Tempo do lampicio a gds e das 

"casacas". Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 

124 ARAUJO, Jose Renata de Campos. Imigra9ilo e Futebol: Caso Palestra Jtalia. Pesquisa de Mestrado 

do IFCH, Uuicamp, Campinas, 1996. Ou, bnigra9ilo e Futebol: 0 Caso Palestra Jtalia. Serie lmigra9ilo, 

Editora Sumare, Silo Paulo, SP, 2000. 
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A cidade de Campinas possuia em 1920, 91 estabelecimentos fabris com 2865 

operarios. Existiam industrias rurais de transforma<;iio e comercializa<;iio de algodiio, cafe, 

cana-de-a<;ucar, arroz e milho. Ainda nesse ano, havia 3.903 pessoas empregadas no 

comercio campineiro, 2.737 pessoas no. setorktransport.es e 3.140 pessoa&..llQ servi<;o 

domestico. 125 E a partir da decada de 1920, que se detecta em Campinas urn crescime'nto 

mais acelerado da cidade em alguns setores, como cometeio e servi<;os·publicos. &mes~o 
se verificou, na mesma epoca, na cidade de Sao Paulo. · · · · 

Campinas ganha enorme proje<;iio nacional ao entrar no seculo XX. 0 mesmo 

aconteceu com. alguns de seu&. polliicos,..como Francisco G:J.icerio e Campos Salles_ Muitos 

colegios surgiram na cidade. A educa<;iio · passa a ser parte da vida mesmo das cla:ises 

sociai&.mais baix.as... Isso se..d.e.ve..a.importayiio dos ideaisJiberais e republicmda.Europa, 

onde se difundiu a necessidade e a importancia da educa<;iio para todos. A socieda'de 

passou a encarar o estudCLcomo uma maneira.de. ascensiio. social Come<;m.t..a. se formar 

assirn uma comunidade grande de letrados. . ! 
Campinas era constituid.a,...em grande....par:te, por uma economia baseada no setor 

agrario, mas com intensa atividade comercial e industrial. Assirn nas tres primeiras decaoas 

do seculo XX,. a cidade. apresentou grande_.desenvolvimento urbano~com o. inicio da 

primeira industrializa<;iio, voltada para o abastecimento da produ<;iio agricola, do cafe'. 

Entre os anos 20 e 30, as escolas._aqui.instaladas era.m.. em sua maioria,..p.articulares 

e urbanas, voltadas para os filhos da elite agraria e dos comerciantes ricos da cidade. -Aos 

· poucos, filhos de irnigrantes e de camadas mais._.p.opulares...foram se inserindo no meio 
' educacional. Havia tambem escolas gratuitas, algumas voltadas para a educa9iio .. dos 

negros e outras para estrangeiros. Algumas dessas. es.colas populares eram mantidas f>Or 

ordens religiosas, associa<;oes beneficentes e tambem pela ma9onaria. 
126 0 Centro' de 

Ciencias, Letras e Artes foi fundado em- 19&1··por- ini:ciativa de campineiros,· e e~sa 

instituiyiio representava ja urn es.p~o voltada a difirsiia e.ao desenvolvirnento..da..cienpia 

em Campinas. 0 universe escolar passou a gozar de grande prestigio, no qual diretords e 

professores..tinham grande status._p.erante.a.sociedade....As...es.colas campineiras dos aoos.,20 

apresentavam predios com uma arquitetura refinada. 
127 

. 

A imprensa ja nesse periodo·era-bastante ati•a e reptesentada por varios-veiet:jlos 

impresses que impulsionavam a vida literaria da cidade~ Assim., alem das escolas, tambem 

a irnprensa escrita 128 campineira realizava uma irnportante fun9iio de divulga<;iio e 

125 RUEDA, Eliana Cristina e SJL VA, ·Sandra Denise da. Campinas: panorama historico e socio-cultural 

no periodo.l890-1950, Op. Cit..,..pp..?l. 
126 Sociedade fechada, com ati\idad~ muiras vezes rea1izadas de maneira secreta Seus memhro~sao 
geralmente pessoas ligadas a elite local, principalmente il alta burguesia. Atuam de maneira relevante na 
politica e na economia, estando sempre incrustados na p<>litica diriMnte. Professam ideais liberais, de 
igualdade e fraternidade, chegando a realizar atividades de filantropia. A ma~naria, que surgiu 
provavelmente na Inglaterra medieval, no secwo XV, tamoom funciona atraves de rela~Oes, cerimonias, 
cultos e simbolos misticos e esotericos, beirando, as vezes, atimdes religiosas. Ainda hoje, em Campinas, 
existem mnitos ma~ons, como ja existia no com~o do secwo, q]!a!ldo a indUstria foi aos poucos se 
estabelecendo, assim como uma poderosa burguesia local. 
101 RUEDA, Eliana Cristina e SILVA,..Sandra Denis<!..dlL.Campinas: panorama hist6rico e s6cio-cultura/ 

no periodo 1890-1950, Op. Cit., pp 51. ' 
128 Aqui cabe urn coment:irio. Ao usar "imprensa.escri.tlL' pode parecer wna redundancia.desnecess:ifia, 
principalmente pela epoca, quando s6 havia veiculos impressos. 0 radio e a televisiio apareceriam decadas 
depois. :E: que a palavra "imprensa" nos remete il macp,ina em cp1e se realizam impressiies ou.estampas, 
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irradia9ii0 cultural. Essa imprensa campineira participou ativamente desse processo de 

inseryiio .. da.cultura e da educavaa na cidade Ela flru:esceu.ern vario& meios..sociais, e.tinha 

representantes nos mais variados grupos ou classes sociais da epoca. Assim, tab.to 

repr.e&entaYa a& elites, transmitindo ma...ideologia dominante, como tambem representava 

outros grupos, como intelectuais, negros, imigrantes, alunos, mulheres, artistas, etc, ·que 

podiam assim &e fazer \l(lla.L e_estar. pr.esente. numa relaya.a_ conjunta de canstruyii~ da 

cultura campineira do seculo XX. A imprensa foi portanto, juntamente com as primeiras 

escolas,...um.da&.pilare&da...Yida CJdh!ral.campineira . _ 

Antes da entrada da segunda metade do seculo XX, a cidade ganhou uma 

uniYersidade, a Pontificia UniYersidade Cat.6li.ca..de._Campinas,. a l'uccamp, que surge._ no 

anode 1941, como Faculdades Campineiras. Nesse momento, outros imigrantes comeyam 

a chega:r_ a cidade. Eram...gregas,... canadenses, argentino.s,_ franceses,_ingles.es,_ helgas, 

eslavos, sirio-libaneses e japoneses. Hospedarias foram construidas para abrigar eises 

imigrantes...Muitos niio chegaram a.fixauesi.dencia.em Campinas, permanecendo. aq.ui..por 

algum tempo. Outros se instalaram e, como miio-de-obra, ajudaram a desenvolve'r a 

cidade,..principalmente quando_Campinas camey.au_a_se. industrializar entre a& decadas.,de 

30 e 40. 

Outro fator que..destaca_ a. dinami.ca. e. impulsiona. a cultura em Camp.ina&.ras 

primeiras decadas do seculo XX e a implantayiiO de cinemas e teatros na cidade. 0 
primeiro_teatra construido_ern.Campina&fai o_Te.atro Sao Carlos, inaugurada ern 185,0 e 

demolido em 1922. 0 Teatro Sao Carlos abrigou inumeros espetaculos, nacionais e 

inte.rnacionais, que incluiam Campinas~_importante centro cultural, em. seus.. roteiros.de 

apresenta9iio. Em 1930, foi inaugurado o Teatro Municipal, que funcionou ate 1965 

quanda. fai demo lido, e De£&e periada~estava.voltada para inumeras atividade& artistica;; e 

culturais, e niio so ao teatro. Outros dois teatros construidos na cidade foram o Teatro 

Rink (Rinque) e. o Cassino. Carla& Gom,es. 

Campinas possuia nos anos 20 sete cinemas, a Coliseu, o Recreio> o Rinqu~ o 

Bijou, o Cine Republica, o Cine-Teatro Sao Carlos e o Eden Variedades, que 

posteriorrnente passou a sero €tne-Radium: Tatr!OOm-havia-salas de cine1M montadas iJOr 
iniciativas privadas. Esse. periado~ que durou cerca de uma decada, cam mwtas 

apresenta96es e produ96es de filmes em Campinas, e chamado o primeiro Cido 

Campiaeiro de Cinema. 
129 A ~~assim como ~funciml3mentg., de 

cinemas, so voltou a se destacar e crescer nos anos 50.130 
• 

uma tipografia. Mas com o passar das ctecadas do secwo XX, a ati\idade jornalistica se aperfeiqoou e se 
desenvolveu. Nao s6 os jornais "meffioraram~ graficamente, como- outros veiculos passaram a ser 
utilizados pela atividade jornalistica,. CODlll o cidi.o, nos.anos3Q,..e.a.teleYi.sao. nos anos50 _ 0 jornalismo 
se tornou uma profissao, urn tipo de atividade profissional. E a "imprensa", com a qual identificavamos o 
jornalismo escrito ou impressa, passou.tambem a se refe.t:iJ: ao. jorna!isma radioionico e. televisiYo. Hoje, 
"imprensa" virou sinonimo de "atividade jornalistica" ou ela personifica o jornalismo, e quando quer,:mos 
especifi.ca.I:_ veiculo~ complementamos com a...especificacfio como. '"imprensa escrita" ...... ·~imprensa 
radioronica", "imprensa televisiva", ou ainda, "imprensa oficial'', "imprensa opeciria", "impre!!Sll de 
esquerda", etc, classificando a imprensa.quanto.ao seu mei.o.de..difusao au a sua origem.sociale.poli\ica. 
129 Segundo o historiador campineiro Jose Moraes dos Santos Neto, em meados dos anos 30, o cinema 
abordou tambem o futebol. Parece ter oconido nessa epoca.a.gravaqao de. urn filme em35 mm de urn jogo 
de futebol. Se realmente ocorreu, pode ate ter sido urn derbi, disse o historiador. Mas essa e uma , 
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(Centro de Campinas vista a partir tla Torre do castelo. Foto de 10 de juneiro de 1959. Acervo .Toao 
Bosco Panatto11i.) 

Corn a crise econaroicamundial em 1929 , .. a."quebra". da bolsa de. N ova_lorque, e o 

desgaste da produs:ao de cafe, Campinas conseguiu se manter devido ao enorme capital 

acumulado do periodo cafe.eiro. e. tambem emfuns:ao de uma nova economia_que nos dez 

anos seguintes manteve o padrao de crescimento da cidade. Essa riqueza foi 

informa<;ao obtida atraves de relatos orais. 0 fitme, que· supostamente ficou por muito tempo no Museu da 

Imagem e do Som, o MIS, em Campinas, simplesmente desapareceu. .. 
130 AUGUST!, Valquiria M; BRAGA !ale Falleiros; e FURST, Maria Aparecida. "Campinas e Friburgo: 

Panorama S6cio-Cultural (1950 A 1980)", in Familia em Silo Paulo: Trajet6rias no Pbs Guerra, 
Relat6rio Final do Sub Projeto, Volume III, Familia, Jmigrar;tio e Cultura no Pbs-Guerra- Os Alemties, 

projeto coordeu.ado por Olga R.M.. von SimsQll,.... Cenlm de.. Estudos Rurais e Urbanos,.. CERU, 

Univetsidade de Sao PauJo, USP, 200 I, pp. II. ' 
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imediatamente transferida para os setores de comercio e servic;:os, e principalmente para 
urn parque industrial cada_yez._mais sOlido. ~ cr:esc.®te~ Cresceu o nfunero d~ pequ®as e 
medias propriedades, assim como tambem o meio urbana campineiro cresteu 
consideravelmente. 

Portanto, a crise do caftina entrada_da decada de 30 nao afetou drasticamente a 
cidade, que em pouco tempo se reestruturou e seguiu seu caminho de desenvolvimento. Ja 

nos anos 30 e 40, as atividades. urbanas cresceram tanto que elevaram. Carnpinas a 
condic;:iio de segundo nucleo manufatureiro do estado, sendo superado apenas pela grande 

Sao Paulo,. como ocorre ainda hoje. 0 processo de industrializac;:iio, com o crescimento 
urbano e economico, s6 sofreu pequeno abillo durante a II Guerra Mundial, mas logo que 

a guerra acabou, Campinas foi entre as cidades. do interior, a que mais. atraiu novas 
industrias. 0 que faria deJa na segunda metade do seculo urn dos maiores p6los industriais 

do pais. 

IlL- 9 .. Campinas: segunda meta de do seculo XX e a cidade hoje 
) 

A pop.ulac;:iio, na. segunda metade do seculo XX,. p.assou de cerca de 150 mil 
habitantes para cerca de 800 mil habitantes. A Campinas de hoje passou por inumeras 

transformac;:oes, muito embora.as caracteristicas de sua vida cultural e social ja tenham 
sido moldadas em dois momentos, urn quando a modernidade aqui chegou e outro na 

segunda industrializac;:iio. 0 esp.a<;o fisico da cidade tambem acompanhou essas mudanc;:as 
para abrigar essa sociedade em formac;:iio. 

E importante saliootar '100- ao.-loogg....Qa...b.i.s.tQria. Ga. cidade, o--~ fisico ~ o 
desenvolvimento urbano de Campinas foram aos poucos sendo ·alterados. Essas 
transformac;:oes podem ser agrupadas em momentos-esp-eciflcos da hist6ria econorrlica do 

pais, momentos que Camp.inas s.~p.r~. acompanhou e d~ que participou ativ4ente. 
Podemos dividir esse percurso em quatro periodos distintos: 

1) A min~ac;:ao, que foi. urn dos. motivos p.elos quais a cidade s.urgi.u, niio por abrililar 
minas de pedras preciosas, mas por ser o caminho para elas e para regioes niais 

di.stantes duinterior. doB;asil; 
2) A agroindustri.a do ac;:{tcar, que~ ~bora_ tardiam®te~ iniciou o enriquecimento, da 

regiao, sendo alias, Campinas, urn dos maiores produtores de ac;:ucar nos seculos XVIII 

eXlX; 
3) A cultura cafeei.ra, resp.onsavel pelo grande enriquecimento da regi.iio e pela chegada da 

modernidade cultural e urbana a cidade; ' 

4) E a i.ndustrializac;:iio, que ap.esar de marcada por fases distintas, resultou numa 

Campinas "nova", com aspectos distantes da Campinas cafeeira. 
131 

E sobre a industrializaviio, que se iniciou no seculo XIX e prosseguiu no final dos 

anos 50, destaca-se nessa segunda metade do s.eculo XX,. a chegada das. industrias. pesa\las 

por volta de meados da decada de 50. F oi nesse periodo que se implantaram na cidade 

131 BADARO, Ricardo. 0 Despontar dii Moaernfaade. Op. ~Cit 
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grandes industrias de capital rnultinacional, como eo caso daBosch, Clark, G.E, Du,nlop, 

B.F., Goodrich, Wabco, Bendix, Merk & Sharp, Aschland, Rigesa, etc. 132 

A distancia fisica entre- a-meio rura:hoo-mbano dimintriu, bem-corrro-1rintera<j'ao 
7 

populacional desses meios cresceu. Na primeira metade do seculo XX, algumas regi5es ou 

bairros rurais localizados Ionge do meio urbana de Campinas, mantiveram caracteristicas 

peculiares, mantendo costumes que datam de suaforma<;ao. Urn exemplo eo antigo bairro 

rural de Friburgo (nome ja aportuguesado de "Friedburg"), localizado na epoca cerca de 

12 quilometros. do meio__ urb~ e..__hqje_..localizado nas._ imedia<;5es._do_ A.erop.orto 

Internacional de Viracopos, onde esta a Vila Aeroporto. Esse bairro constituido por 

imigrantes alemaes manteve, entre outros costumes, a lingua alemii, mais precisamente os 

costumes e o dialeto alemao "platt deutsch", ensinado entre os seus ate meados dos anos 

5Q_ 0 isola menta dessa comunidade..permitiu-lbe ''fugir" par. duas decadas das._ 1~ da 

Secretaria da Educa<;ao, que estabelecera nos anos 1930 o ensino obrigatorio da lingua 

portuguesa nas escolas. 
133 

A zona rural campineinrvai-aos poucos sendo preenchida por-migrantes;<Oloc,ais 

com comunidades isoladas, como a de Friburgo, vao desaparecendo ou se transformando, 

perdendo assim o isolamento territorial necessaria para a manuten<;ao e perpetua<yao dos 

~eus. c~stumes_ Muitas dessas...regi5e~~onLten:as.impmdutLvas em virtud.e. do c~a<yo 
1mpnrmdo a elas pela cultura do cafe, passaram a ser ocupadas, como por exemplo; as 

regioes que ooje correspondelll-Mndaiatuba. e l\tillnte. Mor. 
134 

Campinas passou, entre 1934 e 1962, por transforma<;5es engendradas pelo "Plano 

oe Melhoramentos Urbanos oe G"ampinas": Fsse· plano fui · aplicado em· duas· fuses, .ao 

mesmo tempo em que a p.opula.;iio de Campinas triplicou. Tratava-se de uma 

reformula<yao pioneira e radical, em alguns casas, da ordena<yao do espa<;o fisico da cidade, 

preparando-a-para e retomada.da..iil.d~Jstcia~ 35 

0 primeiro predio de Campinas, o Sant' Ana, foi construido pela Lix da Cunha em 

1935; na esquina das ruas ffarao de Jaguara e C'e-sar-Bierrenbach. Campinas come<you a se 

transformar numa cidade operaria. Em 1934,de uma popula<;lio urbana de 69.010 pessoas, 

2.871 eram operarios. Em 1940, eram 5.575 operarios para 83.140 pessoas na cidade
136 

132 RUEDA, Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Campinas: panorama hist6rico e socio-cultural 
no periodo 1890-1950, Op. Cit., pp. 59":. 
133 

AUGUST!, Valquiria M.; BRAGA, laleEalleiro~.Aparecida "Campinas e Friburgo: 
Panorama Socio-Cultural (1950 A 1980)", in Familia em Sao Paulo: Trajetorias no Pas Guerra. 

Re/at6rio Final do Sub Projetn, Volume.IIL Familia,lmigJ:llftio .. e. Cullura no Pas-Guerra- Os Ale.maes, 

Op. Cit., pp. 9. 
134 AUGUST!, Valquiria M.; BRAGA,.laleEalleiros; ~cida. "Campinas.e.Friburgo: 
Panorama Socio-Cultural (1950 A 1980)", in Familia em Sao Paulo: Trajetorias no P6s Guerra, 

Relat6rio Final do Sub Projeto, Vo/ume.II1, Familia,. Imigrm;tia.e. Cultura no Pbs-Guerra- Os Al~maes, 

~m.wtQ · 
135 BADARO, Ricardo. 0 Despontnr da Modernidader0p...~.pp.3.6.-59. 
136 Campinas SeculoXX: 100 anos de Hist6ria. Op. Cit., pp. 62-63, 67, 78-79. 
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(Jardim ou Pr(J(;a Carlos Gomes, fase de alargamento da Avenida Francisco Glichio. Foto de 1957. 

Acervo .Tolin Basco Panattoni.) 



(Centro de Campinas, Largo do Rosdrio. Foto de 8 de janeiro de 1959. Acervo Jofio Bosco Panattoni.) 
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Assim, o que se observou a partir da segunda metade do seculo XX foi uma 

ruptura, que transforma profundamente a cidade. ACampinas do cafe e transformada na 

Campinas industrial, e OS ultimos trayOS do periodo cafeeiro, OS ultimos simbolos dos 

baroes .do cafe, desde algumas estruturas..especifica:uomo a Igreja do Rosario, demolida 
em 1956, ate quarteiroes inteiros da "cidade do cafe", foram sendo apagadas. Perdia-se 

assim o aspecto. tradicional que se estahelece.u_com..o.modemismo, e utn .. ''nOY_o.moderno", 

agora o industrial, se estabelecia.
137 

Essa interven9ao no aspecto urbana da cidade·nos 

anos 30-e resultado de uma~conjuntura politica que se formava:---Essas--oondiySies 

resultaram num desenvolvimento. desiguaL e c.Olltradit6rio de Campinas. ate a decaqa de 
1960. 138 _· . 

Em algumas areas.da cultura.campineira,...c.omo apresenta96es de. teatro e cinema, 

as decadas de 40 e 50 nao foram tao expressivas, se COII!paradas com as primeiras decadas 

do seculo. 0 motivo dessa.diminui91io . .da.atividade cultural campineiratalvez se deva its 

transforma96es populacionais que ocorreram em Campinas em virtude do crescimento 'do 

parque industrial da cidade_ Muito migrantes,.xindos. do_ estado de Sao Paulo. e tambem_ de 

outros estados do pais, como sui de Minas Gerais e norte do Parana, come9aram a chegar 

a Campinas, alterando o perfiL e.o COlltingente__de mao-de~obra para esse_ parque industrial 

em constante crescimento, e que oferecia empregos. Essa nova populavao, -dom 
caracteristicas urbanas e rurais..superou a infra-estrutura cultural que Campinas oferecia, 

como tambem mudou a expectativa em relavao its atividades realizadas e desejadas nas 

hO!'as forll--do trabalho. 139 Crn:iosamente,-ll--impfe!lSll--.refletiu esse momento-de-mru:asmo, 

como mostra esse exemplo extraido do jornal Correia Popular de 12 de setembro; de 

1942: 

"CAMPINAS e chamada de "cemiterio" 

De ha muito tem-se notado a tragidia dos artistas que visitam a nossa terra. 
Empresas teatrai~ initmeras daqui tem saido carregando amargas decepr;i5es. La fora, 

Campinas ja e conhecida. como verdadeira cemiterio para empresas teatrais . .A__ prime ira 
causa e o baixo nivel econ6mico da nossa popular;ao. A segunda e a plateia ter poucos 

lugares.... nao permitindo barateamento das entradas. Sendo o pziblico que pode 
jreqiientar o teatro muito reduzido, nao ha possibilidade de reprises. A quarta causa e a 

politica municipal no tratameuto das questi5e.s de. arte, pais ha ideia arraigada de Jarer 

137 CARPINTERO. Antonio Carlos Cabral. lvfomento de Ruptura: As transformaroes no centro de 

Campinas na decada dos cinqilenta. Cole<;iio Campinfana, Centro de Memoria, tJniCamp, Campinas, SP, 

1996, pp. 38-78. 
138 SANTOS, Antonio da Costa..Comprae. venda.de terra.e tigua.e um.tombamenlo na.primeil:a.sesmaria 

da Freguesia de Nossa Senhora da Concei9iio das Campinas do Jvfato Grosso de Jundiai, 1732- 1992. 

Op. Cit.. pp. 11. 
139 Essa hip6tese foi levantada. no. trabalho:. RlJEDA,..Eliana. Cristina e SILVA. Sandra. Denise da. 
Campinas: panorama hist6rico e s6cio-cultural no periodo 1890-1950, in Boletim do Centro de Mem6ria 

da Unicamp, Universidade Estadual de. Campinas~ 'lalume.. 6, n.
0 

11, de janeiro a junho. de 1994. 

Campinas. SP, pp. 59. E segundo as autoras, essa hip6tese precisa ser mais estudada e aprofundada. Mas 

parece nao haver nada mais preciso para explicar esse. momento vivido pelas ati.Yidade&.culturais ~m 
Campinas nos anos 40 e 50. 



do teatro uma fonte de renda do erdrio. Com excesso de zelo financeiro, a prefeJtura 
chega a espiolhar motivos para tirar dinheiro dos artistas. "140 

Essa situavao contrasta_dararnente com.o.futehol,_.que na epo.ca. viv:ia.indusive, 

nos textos de seus cronistas, uma epoca romiintica e de ampla evoluc;:ao, se popularizarido 

e se organizando. Entre as atividades artisticas, antes "adormecidas", o cinema voltou a ter 

novo impulse nos anos 50. A produc;:ao de filmes em Campinas durou ate meados dessa 

decada,...s.endo. esse perirulo. chamado_de.s.egtllldo. Cicio. de .. Cinema Campineir~quando 
alguns filmes foram aqui produzidos141 Entre o final da decada de 40 e toda a decadalde 

50;-muitos-cinemas foram inaugur adosona eidaOO,-qm;-volt~os po~te~ eomo-~afer 

a fi:eqiiencia its. salas de cinema em seu cotidiano. Esses cinemas es.tavam dis.tribuidos 

pelos varies bairros da cidade. Em 6 de maio de 194 7, inaugurou-se o Cine Carlos Gomes 

na Rua-Campos Salles, esquina-GOOl-a-~~MaGhade. E~Gi.ooma- ti!fa a 
impressionante capacidade para 2 mil pessoas. - · 

No anode 1953, inaugurou-se o Clrte-R'eaf'roblriTnrBonfim, <Jeifie'Rex na V!ila 

IndustriaL eo Cine Cas.a.bla.nca,_que p.os.teriormente,_ em 1956, pass.mJ ·a ser o. Teatro 

Castro Mendes, que existe ate hoje. Em 1954, foi inaugurado o Cine Sao Jorge no bairro 

Sao Bernardo, e urn ano depois, em 1955, foi inaugurado o Cine Ouro Verde. Em 5 de 

dezembro de 1958, mais de uma decada depois, quando o periodo de "marasma" parecia 

estar tenninando~ foi ioaugurado. o. Cine Siio.lose na. Rua Paula Bueno, no ~airro 

Taquaral. 

A populac;:ao de Campinas, que era de pouco mais de 150 mil pessoas no comec;:o 

da decada de 50, chega a quase 1 milhao em apenas meio seculo. 
142 

Embora tenha se 

urbanizado de maneira nipida-e-intensa--ath-deeadac-de-66;- €ampinas a~ttrna- cid~de 

que guardava aspectos rurais ate meados da decada anterior. A partir da decada 70, houve 

uma grande explosao populacional e tambem urn grande crescimento industrial. A politica 

de deseiWelvimento agre~pertaOOr, .a-fun~IJniGamjl- e e pmgrama-1'-I"~AkJool 
foram os principais fatores para essa explosao demografica. A cidade passava a ser urn 

centro de produc;:ao da ciencia. A primeira reunffiO' anuaf era Sociedaae B[asifeira para o 

Progresso da Ciencia, a SBPC, ocorreu em Camginas no dia 11 de outubro de 1949, urn 

ano depois da criac;:ao da entidade cientifica. A reuniao se deu no Institute Agron6mico e 

tambem em outros espac;:o.s da..cidade ... Campinas foi entiio chamada de "capital. latipo-

americana da Ciencia". 
143 

' 

Nova leva de migrantes, vindos de outras regioes do Brasil, passam a se mudar 

para Campinas, a procura de melhores condic;:oes de trabalho e vida. Entre 1970 e 1980, 

mais de tres milhoes de pes.soas.migraram gru;a..o estado_ de Sao Paulo, muitas. de las parfl a 

regiao de Campinas, a maioria com idade entre 15 e 39 anos. E a cidade passou a ~er 

14° Correio Popular, apud, RUEDA, Eiiana Cristina e SILVA; Sandra Denise da. Campinas: panorama 

historico e socio-cultural no periodo 1890-1950, Op. Cit., pp. 59. 
141 AUGUST!, Valqniria M.; BRAGA, Iale Falleiros; e FURST, Maria Aparecida. "Campinas e Friburgo: 

Panorama Socio-Cultural (1950 A 1980)", in Familia em Sao Paulo: Trajetorias no P6s Guerra, 

Relatorio Final do Sub Projeto, Volume III, Familia, 1migrar;:ilo e Cultura no Pbs-Guerra - Os Alemiles, 

Op. Cit., pp. !I. 
142 Enciclopedia dos Municipios Brasileiros, IBGE. 
143 Campinas SeculoXX: 100 anos de Histbria. Op. Cit.. pp. 108-109 
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chamada de "capital do interior".
144 

Mais uma vez, Campinas tinha o perfil de sua 
populayao transformado. 

(Foto que mo!.!>tra a drea on de ocorreu_ a demali'r-'lio do prt!dio da. Rua Dr. Co:,ta Aguiar, esquina com a 

Rua Francisco G/icerio. Locali:.ou-se af o pn!dio mule funcionou o segundo grupo escolar de 

Campinas.,_ e depois o Cine R.epllhlit:a._ demolido para o alargcunento da rua. ;_Vo mesmo local foi 

con!>truido o edificio "Catedral". Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 

No Brasil, entre os anos de 1950 e 1960, o indice de urbaniza<;:ao subiu de 36% 

para 45%. Em Sao Paulo, o numero de habitantes na cidade subiu de 53% para 63%. E 

em Campinas, que ja ostentava a condi9ao de metr6pole, o indice de urbaniza<;:ao nesse 

l-'1<~ BAENINGER. Rosana. Espar;o e Tempo em Campinas: Afigrantes e a Expan~viio do P6/o industrial 

Paulista. Op. Cit. pp. 67-114. 
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periodo subiu de 70% a 84%. A cidade apresenta novo impulso cultural, principalmente 

protagonizado por sua elite e classe media alta. Pelo menos, essas atividades culturais 

apareciam mais, tendo como origem essas classes sociais. As classes populares, 
cenamente. tamb6m apresentaram in{Jmeras atividades culturais, marginalizadas _ -pela 
cobertura jornalistica, o que pode nos dar uma falsa impressiio sobre a dinfunica cultural 

campineira nessa epoca,. ClUe mostrava,.assim coma ocorrera..no inicio da indus.tri~9iio, 
urna clara e bern definida divisiio das classes sociais em Campinas. 

Urn momenta irnporta.IJte_para_Carnpinas na decada de 60 fui....a da...cria¢o da 

Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp145
, alem amplial(iio da Pontuicia 

Universi:dade Cat61ica de- Campinas, a Puccamp 
146

·, que ja existia, mantendo-ass~ a 
tradil(iiO campineira de ser. urn importante...centm .educacjonal, que atr.aiu. para. a cidade 

pessoas ligadas a classes sociais mais favorecidas. Essas duas universidades estiio entre) as 

maiores e..melhores do pais hoje. 

Ja entre os anos de.:l97Q..e.l98Q,..o..indice de mbaniza.l(iio no Brasi.Lsubiud.e.56% 

para 67%, em Siio Paulo, de 80% para 89%, e em Campinas, que ja era de 9o0/o, 

continu<m- rom o mesmo lndiG€,.
147 

A d1kada de llO e. ~ da decada de . 90- ttoux.e a 
' Campinas a constru<;iio de grandes obras publicas, fazendo circular o capital imobiliano 

campineim_ Essas grandes.ahras maotiveram a padriio de....crescimenta ecanomico Clue se 

iniciara nos anos 70. ' 

Tambem ocarreu o exodo rural nos anos. 60 e 70. Muitos sairam da zona rural de 

Campinas e regiiio para tentar a sorte na cidade. Muitos abandonaram outras areas rurais, 

de cidades menores. Es.ses. migrantes geraram um_contingente grand.e...de....fl!milia~ e 

individuos pobres, que passaram a se estabelecer na periferia da cidade, vivendo /em 

precanas. condi96es de habita<;iio. Come<;aram a surgir entiio as prirneiras favelas em 

Campinas. 

Nos anos 90, a imagern...da cidade como um_importante "ce.ntro educaciofiill", 
principalmente no que se refere ao ensino fundamental e medio, e drasticamente abahrdo. 

As escolas publicas foram, ano apos ano, sendo "destruidas" pelas politicas dos governos 

entiio vigentes. As escolas particulares, que congregam a minoria dos estudantes da 

cidadll, atingem altos niveis-de qua!idade em-seys pm.:essos educacionai&.E ReSSa-~da 

de 90 que Campinas passa a apresentar os mesmos serios problemas que afligem a cidade 

de Sao Paufo, capital do estado. Ein alguns momentus; guardando as proporl(oes quanto 

ao mlmero-de habitantes,Campinas.cnegou a ser mais violent a que Siio .I!.aulo. 148 
• · 

1
" A lrnicamp foi criada em 2l> de dezembro de IY6rPoS!erionnente, em 1963. foi integrada aUnicamp 

a Faculdade de Ciencias Medicas, criada pelo governador Jfutio Quadros em 1958. Enr!966 e lan;;ada a 
pedra fundamental do campus em Barao Geraldo. 
146 A Puccamp tern sua origem com as.Eaculdades Campinejras em 194LEm 1955, as FaoJ!da~s 

Campineiras sao agregadas a Universidade Cat6lica de Sao Paulo. Passou em 15 de junho de 1955 a 
Universidade Cat6lica de Campinas, <Ne funcionou inicialmente no solar dos Bar5es de Itapura, ate que 

fosse constrnido urn outro campus em 1973, no local onde hoje se encontra o campus I, perto da Unicamp. 

A solenidade de instala<;ao ocorreu no Teatro Municipal de Campinas em 1956. 
147 Campinas SeculoXX: 100 anos de Historia. Op. Cit., pp. 141. 
148 Em pesquisas recentes, realizadas em 2001, Campinas foi considerada a segunda ~.mais.viOiqlta 

do estado, perdendo apenas para Jundiai. Sao Paulo vern depois. Essa pesquisa alardeada pela impren5a, 

levou em considera<;ao o niimero de assassinatos por habitantes da regiao metropolitana, mas os dados 
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Mas, num sentido contnmo, a decada de 90 trouxe para o nivel universitario uma 

grande melhora, pelo menos_na_oferta_de_ vagas_e__cw:sos_Um campus da IIniyersidade 

Paulista, a Unip, e criada em 1995 na cidade.
149 

Entre 1999 e 2000 comeyou a funciomir a 

Faculdades- de-Campinas,-a- FaeMnp, e--em-200t;· Gampiea~ passou a--ter- urn--eampu~ da 

Universidade Sao Francisco, que tambem possui camQi em Itatiba e Brag_an\)a Paulista: 

As universidades para Campinas atuam em diferentes frentes. A Unip apresenta a 

caracteristica de formar mao-de~obra,_a Puc~antem uma postura comunitaria, ,em 

que atua intensamente junto as comunidades mais pobres e perifericas da cidade, e a 

Unicamp,.mantem sua atuayii.o.na area...de produ<;ii.o cientifica e tecnol6gica,_realizando 
' uma integra<;iio entre as empresas e industrias da regiiio, como tambem as de outras 

regii)es,- =--as-atividades de iwrestig~ 0 

Essas mudan<;as ocorridas na segunda metade do seculo XX mudaram a fisionornia 

da cidade novamente. Agora Campinas se·aptesenta como uma metr6pote-, aUrigando 

todos. os.serio.s..problemas q.ue_assolam umacidade_.deste..pm:te. A cultura.cam~ a 

forma de pensar do campineiro tambem se alterou. Em alguns bairros tradicionais, ainda se 

guardam caracteristicas de..ll!Ila..Campinas.de.meados..do. seculo XX, antes. portanto d~ se 

transformar numa metr6pole, como e o caso da Vila Industrial ou do Taquaral, por 

exemplo. 151 

Pgm,Ja@ de Campinas.ao...Jongo dos anos; 132 

AnQ.. Popu!a900 ~---- ··---· ----·· .. ;,-Ana- Area total ocupada pela , 

cidade 

1767 18-$ habitantes . . H'l&- 26.3-59-m2 

1797 2.107 ---

1836 6.689 - (3.917- OOPU]a~ffi:fescr:mrr ~- 49.?00-m"-

1854 14.201 - (8.190- papuJa¢o escrava) 

1874 31.397 - (13.685 - papula9ao escrava) 1878" 2.050.000 m2 

1886 41.253 - (9.986- papula9a0 escrava) 

1900 67.694 1900 6.660.000 m2 

obtidos nlio sao comprovados clentificamente. Nos oferece apenas algttns indicios da atuarsitua<;ao em 
rela9iio a violencia urbana na cidade e regiao. 

. 

149 
Nesse ano, come90u a funcionar o campus da Unip em Campinas. A Unip iniciou suas atividades 

atraves das Faculdades Objetivo, fundadas em 1972 em Sao PauJo, que se transformaram em Universidade 
em 1988. Hoje, a Unip possni oito campi, dois deles situados fora da cidade de sao PauJo, em Campinas e 
em Ribeirao Preto. 
150 Essa.dassifica<;ao quanto a atuay3o social das 1miversidacJes campineiras. a.parece __ e.m.:....AUGUSTI, 
Valquiria M; BRAGA, Iale Falleiros; e FURST, Maria Aparecida. "Campinas e Friburgo: Panora'ma 

SOcio-Culwral (1950 A 1980) ", in Eamilia..em.Siin P~ Trajetorias no Pos Guerra, Relatorio Final do 

Sub Projeto, Volume 111, Familia. Jmigrat;i:io e Cultura no Pbs-Guerra- Os Alemi:ies, Op. Cit., pp. 20-21. 
151 A detennina93:o dessas "caracteristicas" pode..ser bastante subjetiYa.. Mas me refuo.aqui.a al.gUinas 

caracteristicas como espa905 para as crian9a5 brincarem na rua, intintidade entre moradores do hairro. 
realiza9iio de..atiYidades culturai.sLtradicionai.s..dentro..do hairro, etc..Rclaro, que demaneira geral, 
mesmo esses bairros nao escapam dos problemas e se igualam a fisionomia dos demais bairros 
campineiros. 
1
;
2 Esses dados foram coletados. em_duas. obras..jil citadas· BAENINGER, Rosana Fspat;a e Tempo, em 

Campinas: Migrantes e a Expansi:io do Polo Industrial Paulista e Campinas Seculo XX: 100 anos de 

Historia. 
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1918 105.160 .. 

1920 ll5.567 1929 13.373.000 m
2 

1935 134.000 ·- -- 1945-. 16.2~ 

1950 152.547- (45.713, rural e 106.834, urbana) 1954 53.653.130 m
2 

1960 219.303 - (35.619, rural e I8T.68~uroana)-

1970 375.864- (41.883, rural e 333.981, urbana) 1976 85.737.828 m2 

1980 664.559- (76.241, rural e 588.318, urbana) 1984 114.437.712 m2 

1991 847.595 

1996 907.906 (25,75% entre 0 e 14 anos, 65,53% 

entre.l5 e 59 anos e8_71°t'o com mais_de_fiQanos)._ 

2000 970.000 (estimativa) 

III- 10. A Associaciio Atletica Ponte Preta no espaco de Campinas~ 

A Ponte Preta esta intimamente ligada a ferrovia que ligava Campinas a Jundiai e 

que fora inaugurada em lL de. agosto de 1872. Fundada em 1900, foi._ escolhido o dia e 

rues de inaugura.yiio da ferrovia como data oficial do nascimento da Ponte Preta. Isso se 

explica. po.rque sua origem se deu ao !ado dos_trilhos da ferrovia, onde hoje esta o bairro 

da Ponte Preta, e onde tambem se localiza a ponte que inspirou o nome do time, antes de 

madeira escurecida com camadas. de imjlerrneabilizante de cor preta (dai "ponte preta''). A 

ponte se localiza ao !ado direito, no sentido bairro-centro, da passagem que liga a Rua 

Aboli<;_ii~ (~tiga Rua Ponte Preta_ ~~d~ funcio_naram as _primeir~s. ~edes do tin:e, s~mfre 
na restdencta de urn dos membros ) a Averuda Franctsco Gliceno e faz a hga.yao do 

bairro- da: Ponte Preta cam a Rmt- Bariio-de-~ ~ a ponte-estit-otooiDada:- !)elo 

Condepacc. (Conselho de Defe.sado Patrim6nio.Artis.tico e. Cultural de..Campinas._o.q~ao 

municipal)1
'
4 

/ 

0· bairro da Ponte-'Preta;cantigamenW-cltamaOO=d€--Btttrro- M~~hp", 

abrigou nos ultimos anos do seculo XIX e primeiros anos do seculo XX, uma populli.yao 

de operarios ligados a ferrovia, cujos trilhos eram praticamente urn divisor, de urn !ado, a 

cidade, de outro !ado, o suburbio afastado e. JlObre, onde ficava o bairro da Ponte Preta. 

Outro bairro que tern profunda liga.yao com as primeiras decadas da Ponte Preta e a Vila 

Industrial, de onde vierarn dois. de s.eus primeiros presidentes, Dante Pera e Pedro de 

Alcantara, e alem disso, muitos de seus moradores, alguns funcionarios das companhias de 

linhas de ferro da Mogiana e da Paulista, passaram a s.er socios do c!ube. Por ser urn bairro 

operario, havia uma identifica<;iio com o time. Ate hoje, a Vila Industrial e urn reduto de 

pontepretanos. Dante Pera_ por exemplo, era muito proximo aos rerroviarios. e operarios, 

e it organiza.yao deles. Ele tambem mantinha uma rela<;iio muito proxima com Ricardo de 

Oliveira, que fura presidente do S.C. Corinthians. P. da capital, urn time, que assim como a 

153 ROSSI, Sergio. Histbria da Associa.;:ilo At/etica Ponte Preta. "Os Primeiros 35 Anos- 1900 a 1935" 

(volume I), R. Vieira Gnifica e Editora Ltda, Campinas, SP, 1989, pp. 64-78. 
154 NETO, Jose Moraes dos Santos. 0 inicio de uma paixiio~ afundayiia e os primeiros onos da 

Associa.;:iloAttelica Ponte Pre/a. Editora Komedi, Campinas, SP, 2000, pp. 21-96. 
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Ponte Preta nao era da elite estrangeira ou brasileira, mas constituido por integrantes das 

camadas populares, e com forte ligayao com a classe operitria. 155 
' 

(Estcidio da Ponte Preta na Cluicara 

dos irnuios Bierrenhach, que !1(/o 

mais et:i!Jte. Foto j(dta em 192 7 (?). 

Acervo .Joclo Bosco Panattoni.) 

155 NETO. Jose Moraes dos Santos. Sempre Ponte Preta: J\lffstica, torcicla e a cidade de Campinas. 

Editora Komedi, Campinas, SP_ 2001, pp. 67·76 
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0 primeiro campo em que a Ponte Preta mandou seus jogos, nos primeiros anos 

do seculo XX, foi o "Ground do Cruzeiro", localizado no proprio bairro da Ponte Pfeta, 

perto do atual Cemiterio da Saudade~que antes_se_chamava Cemiterio do Euru:!ao (por 

estar no suburbia da cidade ). Recebeu esse nome porque se localizava ao !ado do Cruzeiro 

das Miss5.es. Hoje resta no.locaLuma..c:ruz fincada 0 segundo campo_ em que.. a. Ponte 

Preta mandou seus jogos foi o antigo Hipodromo Campineiro, construido originalme'nte 

para as c.orridas de cavalos_em. Campinas 0 Hip6dromo~oc.alizado no hairrQ.do.Bonfim, 

comec;:ou a abrigar partidas de futebol em 1906. 0 "Ground do Hipodromo" era dma 

especie de campo neutro para se..j.ogar as partidas mais_acirradas ou mais_imp.ortant~s. A 

Ponte Preta mandou mais de 135 jogos nesse campo. ! 

Entre os anos de 1928.e...1933~a.Ponte..Eretamandou seus j.ogos.no campo da 

Chacara dos irmaos Bierrenbach. Essa prac;:a de esportes foi chamada de Estadio da Jdlio 

de Mesquit~e. dele ainda.restaum muro. na.Rua .. Guilherme da Silva,....entre. as.avenidas 

Julio de Mesquita e Anchieta. Depois de 1933, a Ponte Preta voltou a mandar seus jogos 

no Hipodmmo.. Ate que etJL1948~fic.ou_ pronto.. a atual. estadio da Ponte Ereta.,.. o Moi.ses 

Lucarelli, sede definitiva, que recebeu esse nome, por ser ele, Moises Lucarell~ urn dos 

responsaveis pela aquisi~ 00-ten::eoo-e- ~00- estadio pontepretano
156 

Do 

estadio se pode observar a linha de trem e ao fundo o bairro da Ponte Preta, em ouiras 

palavras, o time voltou a se estaoerecer perto cle-onde-nasceu. 

IlL- lLO GuaraniFutebol Clube no espaco de Campinas 
' 

0 Guarani foi fundado.. por~ na..maiori~ j.o.vens estudantes~ descendentes de 

italianos, e embora nao pertencessem a elite de Campinas, eram ligados as camadas m.ais 

pri:vilegiadas da sociedade.. camp.ineira. A! em. de estudante;;. que se formariam engenheiros 

e dentistas, por exemplo, tambem h;:tvia no grupo dte fundadores marceneiros e barbeitos, 

por exemplo. A reuoiao de. funda<;ao ocorreu.no Largo Carlos Gomes,.hoje Prac;:a C~los 

Gomes, ou "Prac;:a do Coreto", proximo a Prefeitura de Campinas. Foi do nome da prac;:a, 

que. urn dos.c fundadores, Jose Tr~se.inspiro.u para suge.rir o nome do clube: Guara,ni, 

numa alusao a opera "0 Guarani", do maestro campineiro Carlos Gomes. 

0 primeiro campo em que o Guarani treinou e mandou seus jogos foi o "Gro1.1nd 

da Vila Industrial", tambem chamado de "campo do Sao Vicente", por estar localizado ao 

!ado do asilo Vila Sao Vicente de Paulo, cujas_obras haviam se iniciado no anode 1908. 

Para se chegar ao campo, era preciso seguir pela Rua Francisco Theodora, para ·em 

seguida ir pelo atalho que..le..vaYa ao Cortume~para entao se chegar a Rua Dr. Sales de 

Oliveira, local do campo.
157 

0 segundo campo-bugr:ino; o ''Gtcw;d deo-kAo. 6mmabara",-se-locaiizou rnais 

proximo ao centro da cidade, no. bairm do_ Guanabara. 0 A.A. Guanabara. foi urn ~os 

principais times de Campinas no inicio do seculo. 0 campo se situava a esquerda da Rua 

Jose Paulino. para quem se d.irigisse a Estac;:ao.Ferro.viaria da Companhia.Mogiana.- a Rua 

"
6 Quando se entra no est:idio pontepretano, logo depois de passar as catracas da entrada principal, M 

uma est:\tua com o busto de Moises Lucarelli. 
157 TABA (Torcedores Amigos Bugrinos Associados). A Hist6ria do Guarani F. C.. Impressao eletronica 
9.500 - Casado Engenheiro, Campinas, 1987, "A Sombra das Palmeiras Imperiais" (la parte). e 1989. 
"Os Primeiros Passos de urn Campelio" (vol. 2). 
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Barao Geraldo de Rezende, na epoca da funda<;ao do Guarani ainda era urn caminho de 
terra batida. 0 local era conhe~eeml} o "Ground Qa..<ilYanabara" olh"Groond da,Jose 

Paulino". Anos mais tarde, esse campo passaria a pertencer ao Guarani. 158 
· -' 

Nesse mesmo local; anos=d~; em49c23;-~ Guarani inaugurlll'ia- o-''Estadio, do 

Guarani F.C.", o primeiro estadio construido com arquibancadas para a pratica do futebol 
em Campinas. 0 time bugrino mandou por trinta anos seus jogos nesse estadio, tambem 
conhecido como o ''Estadio da Rua Barao. Geraldo de Rezende" ou "Pastinho" (pois 
animais pastavam nas imedia<;oes do estadio). Os bairros do Guanabara e Taquaral, 

regioes nobres de Campinas~sao. tido.s_hoje como redutos de bugrino.s. E em 1953, o 

Guarani inaugura seu atual estadio, e sede definitiva, o Brinco de Ouro da Princ~sa, 

localizado no bairro do Proen<;a, ao lado. da.Avenida Princesa D'Oeste, regiaa rica do 
bairro Proen<;a, ao contrario do estadio pontepretano, que se localiza na regiao mais pobre 

do bairra Proen<;a. 
A Ponte Preta e considerada.._um..time_p.op~ cujos tarcedores_fazem parte das 

camadas sociais menos favorecidas. Ja o Guarani e considerado urn time da elite, cJjos 

tarcedores. sao mais elitizadas, fa zenda. parte_ das. c.amadas s.ociais mais.favorecida.s_ Essa 
caracteriza<;ao esta enraizada no imaginario do futebol campineiro ( e estadual e nacion'a!). 

Se levarmas em considera<;aa. a.s_origens. e os...caminhas p.ercorridos pasteriarmente por 
cada time, chegaremos a uma no<;ao bastante proxima dessa caracteriza<;ao: a Ponte Preta 

possui a maior torcida e e. o time do pOYo, time das. pobres~e o Guarani po.s.sui a me11or 
torcida e o time da classe media, o time dos ricos. Mas nao ha nenhuma comprova~ao 

cientificadisso. 

Pesquisas recentes. feitas par veiculas como o jomal diario campineiro Correio 
Popular, a revista quinzenal paulistana Placar ou pelo grupo Pr6-Pesquisa, de Campinas, 

mostram que a torcida do Guarani e tao grande quanto a da Ponte Preta. E ambas. as 
torcidas tern representantes em todas as camadas sociais. Acredito que, atraves de. uma 

pesquisa s.eria, irianios encontrar uma divisao de torcidas proximo as tradicioo,ais 
caracteriza<;oes, mas tambem perceberiamos que nao ha uma distancia ou diferen<;as mU:ito 

grandes ou significativas e relevantes entre as tarcidas. hoj.e, a nao ser historicas. Pois hQje, 
ocorreu, a exemplo de outros centros importantes de futebol e seus respectivos times e 

torcidas.. urn processo de massifica<;ao das torcidas, o que fez com que .elas perdessem urn 
pouco sua identidade inicial. ' 

Mas o embate simbolico se mantem quando Ponte Preta e Guarani se en:frentam. 
Assim como tambem se mantem em outros centros, como Sao Paulo (S.C. Corinthians P. 

dos pobres X Sao Paulo. F.C. ou S. E. Palmeiras dos ricos), Rio de Janeiro (C.R 
Flamengo ou C.R. Vasco da Gama dos pobres X Fluminense F.C. ou Botafogo F.R ou 

America F.C. dos ricos)~Belo Horizante (C. Atletica Mineiro dos pobres X Cruzeiros 

E.C. dos ricos), Porto Alegre (S.C. Internacional dos pobres X Gremio F.P. dos ricos), 

etc. As pr6prias torcidas assumem seus "papeis:' no grandiose evento e contribuem para a 

158 TABA (Torcedores Amigos Bugrinos Associados). A Historia do Guarani F.C. Impressao eletronica 
9.500 • Casado Engenheiro, Campinas, 1987, "A Sombra das Palmeiras Imperiais" (!a parte), e 1989, 

"Os Primeiros Passos de urn Campello" (vol. 2). 
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perpetuayao dessas caracteriza<;oes. Ainda .e. urn embate do pobre c.ontra o nc0 em 
Campinas, mantendo-se o contex:to simb6lico. m 

Mais informay5es sobre as hist6rias de-Ponte-Preta--e Guarani virao mais adiajlte 

em. seus_ respectivos capitulos_ Antes_ desses,__no capituln. seguinte, ahordareL o futebol, 

com urn breve hist6rico desse esporte no Brasil e no mundo. ' 

(Foto da ptigina seguinte: Rua.Frandsco Glicerio aJttes de.ser alargada. Nesta Jato de 1912 ou 1913 
aparece o casarlio de esquina - a esquerda R onde, por volta de 1923, funcionou a sede social do 

GUill'anLAcervo Joiio Bosco Panattoni.) 
' 

159 Essas caracteriza~Oes sao representa~5es e metaforas· Tnuito fortes e marcantes de nossa sociedade, que 

apresenta gritantes contrastes sociais e cujo embate social se cta no dia a dia em todos os cantos do pais. 0 
futebol funciona, nesse sentido, como urn espelho, urn reflexo dessa conjuntura social. Mesmo na esfc·l 
politica, daqueles que administram e organizam o futebol nacional, percebe-se ai tambem urn reflexo da 

politica nacional, onde o poder e exercido pelos representantes das minorias, as classes mais favorecidas e 
ideologias dominantes, ficando a esmagadora maioria da popu!a~ao a merce das decis5es e interesses 
desses grupos dirigentes, onde se observa un1 contex1o de enorrne corrup<;ao e crime organizado. Essa 
"guerra simb6lica", reflexo da "guerra social" em nosso meio e urn tema bastante vasto e infelizmente niio 
cabe aqui. 
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IV- 0 FUTEBOL NUMUNDQ,_NQ BRASII. E EM CAM£Ll'I(AS: 
UMA BREVE HISTORIA ) 

"Bola na Trave niio altera o placar 
Bola na tirea sem ninguem pra cabecear 

BakL!UL££de.prafazer lUf gol 
Como jogador .! 

QJLem niio sonhou 
Em jazer um gol, e ser jogador de futebol? 

A.handejm no estridio ,; um eqqndnc_te 

A jlflmula pendurada na parede do quarto 

distintivo na camisa do uniforme 
Oue coisa linda 

E um""'a parnda deftt~bol 
Posso morrer pelo meu time 

Se-ele pEl de1, qu-e dm, inmuso crime 
/ 

Posso chorar se ele niio ganhar 
. Masse ele ganha 

Niio adianta 
Ntio hti garganta que niio pare de berrar 

A chuteirtLveste ameia.JjUI!.vesteo pe descalfo 

0 tapete da realeza e verde e 0 gramado 
Olhando para a bola eu vejo o sol 

Estti rotan do agora 
Kuma_ partido de.jut.(!bol 

0 meio campo eo Iugar dos craques 
Que viitLlevaildo o t.ime_tado.pw ataque 

0 centroavante, o mais importante' 

, Que_emacianante 
E uma partida de futebol 

O.meu geJeiffl i um-hemem eltist{co 

So OS dois zagueiros tern a chave do cadeado 
OS iaterais jedfi:Jm-a-~ 
Mas que beleza, com certeza 
E uma partida de futebol" 

Skan.lf; 160 

IV - 1. Futebol: origens 

Quando se fala das origens desse que e o mais conhecido e praticado esporte do 
mundo, aparecem muitas versoes. Algumas se remetem a civiliza96es muito antigas ou a 

160 Letra, na integra, da canc;iio "E uma partida de Futebol~ do grupo mineiro Skank, escrita por Samuel 

Rosa. guitanista e vocalista do Skank, e Nando Reis, baixista e vocalista dos Titas e tambem em carreira 

solo. Esta no terceiro trabalho da banda, intitulado "0 Samba Pocone", de 1995. A letra e tiio 

absurdamente simples que, sornada il mtisica em ritmo de urn jogo de futebol de fato, faz da canc;iio algo 
maravilhosamente magi co e verdadeiro. Nada mais brasileiro, nada mais universal, nada mais "futebol" ... 
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jogos com bola disputados nos cantos mais ex6ticos do planeta. 0 futebol, esse esporte 
praticado hoje e amado por bilhOes no mundo toda,...surgiu na segundametade.do seculo 
XIX na Inglaterra. Que muitos jogos similares existiram, e ate existem, e verdade. Mas 

sempre considerei a tentativa de achar uma origem para o futebol contemporaneo num 
passado tao distante uma tentativa em vao. Nunca me pareceu muito sustentavel. Mas vou 

enumerar_as. vanas versoes.que sugerern..como se originou_esse fascinante esporte. 
' 

IV - 2. Homens da caverna jogando "futebol"? 

Antes de chegarmos a Inglaterra da decada de 1860, podemos passar pelas vanas 

origens que· muitos autores. ao Iongo do seculo. XX nos. transportarariL Alguns nos levam 
antes mesmo do surgimento do homo sapiens sapiens, ou seja, nos. Para algl!ns 

"historiadores da bola", a b.ola exerce uma atracao.muito grande no homem,__instintiva e 
irresistivel, gerando uma sensa~ao de desafio e imenso prazer. 0 psic61ogo holandes F.J.J. 

Buytendijk escreveu urn ensaio em que diz qu_e_uma crian~a ao ver uma bola p.ela primeira 
vez tern a tendencia de chuta-la e nao agarra-la. Segundo ele, essa seria a primeira ra:Zao 

porque ao "tentar" dominar uma bola~ objeto teimoso e fugidio, a crian~a e desafiada, o 
que a instiga. Pensando dessa forma e facil inferir que nossos ancestrais foram tentados a 

chutar uma "bola", que poderia ser uma pedra ou urn craruo. Ancestrais como o homo 
erectus, ha 2 milhoes de anos, poderiam ser entao os precursores do futebol... 161 

Num dos primeiros trabalhos sobre-futebal, end9e3, o-ingles EFF:W: Patrick)diz 
que existe "urn surpreendente paralelismo entre os jogQs infantis e o estagjo nao-ludico do 

homem primitivo". Entre outras palavras, ha urn a rela~ao entre o ''brincar" de uma crian~a 

e a rotina-de urn homem pre-hisrociw}62 ~de. um homem pre..msrocico; e nao 

precisamos falar de urn homo erectus, estava totalmente voltada para a natureza. Suas 
atividades baseavam-se fundamentalmente na·soiJrevivem:!a. Ca<;:ar, colher, buscar abrigo e 
migrar. 

Nao estamos falando de seres. com. cultura..ou civiliza~ao, mas de seres ainda 
presos a urn funcionamento basico da natureza. Que eles se divertiam nao ha duvida. 

Macacos, cachorros, gatos e outros anirnais, mamiferos principalmente, realizam 
movimentos ou se apropriam de objetos com o unico objetivo, ao que tudo indica, de 

meramente brincar, passar. o temp.o.. ou ate treinar ou s.e.aprimorar para Cll¥a5- e_fugas.. S<:;ria 
urn gato brincalhao, com uma bola de novelo nas patas, ou urn besouro, a empurrar uma 

esfera de esterco cinco vezes maior que ele, inventores de algum jogo ou esporte com 
bola? No caso do gato, ele parece realmente estar apenas brincando, passando o tempo. 

No caso do besouro, ele_.es.ta..leYando. para..cas.a_.alimento para suas_larvas_ Acho que 

devemos pensar na origem do futebol em algum momenta da hist6ria da civilizai;ao 

humana, e nao antes ou fora disso. 0 futebol e uma cria~ao cultural. Aspectos de qualquer 
atividade cultural humana hoje poderiam ser encontradas em atividades humanas na pre

hist6ria. Mas sao culturais? 

IV- 3. "Futebol" na Antigiiidade Oriental 

161 Fonte: site sobre futebol na internet, www.netgol.com.br. 
162 Fonte: site sobre futebol na internet, www.netgol.com.br. 
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A relayao intima do homem com a bola, a esfera, e alga presente em muitas 

culturas da Antigiiidade, onde Sllrgiram as primeir~civilizay5es. Encontram-se gravuras 

rupestres de homens interagindo com uma esfera em civilizayoes como a_egipcia, a indiana 

e a fenicia, entre outras. 
163 

Eram- i~as-.as- furmas -de- divertiment~ com--Yma bola. 

Porem, nao hit nada que indique que esses ')ogos" ou brincadeiras irnplicassem o uso ·tao 

somente dos pes com algum objetivo voltado-para uma contagem de "pontos", ou mesmo 

de haver uma disputa de. um contra. outm Nero mesrno podemos. tallLez_cha.rna-lqs de 

'"esportes". 
1 

Sabe-se que eram brincadeiras au irnerayues com objetos es.fericos, _que tinham 

para muitas culturas antigas urn sentido magico, rnistico ou religiose. Astros do ceu, coino 

o Sole a Lua, sao ante nossos alhos obj.etases.fericas, e esses astros forame sii.o_sagra~os 

para muitas culturas. Quando esses objetos estao representados em algum Iugar, .como 

uma pedra por exemplo, eles podem ter um carater sirnplesmente sagrado e nada _alem 
disso. ' 

Nao poderiam ser esses..j.ogos_a origem de outms.. esportes mCL.a_ v6lei , ou 

basquete, se fossem tambem jogados com as maos? A qualquer atividade humana 'no 

passado podemos realizar uma analogia com o.s. noss.os dias. Mas a generalizayao e tao 

grotesca que realmente gera muitas duvidas, impossibilitando ver, muitas vezes, uma 

conexii.o_Nada nessas gravw:asremete.realmente ao fi1tebol 

IV - 4. "Futebol" na China antiga e no Japiio antigo 

Segundo o historiador chines Liu Bingguo, o futebol surgiu na China em 5000 

a. C .. Conta o historiador que os chineses.jiL.praticavam nessa epoc.a. um.jngo lllllito 

parecido com o atual futebol. E segundo ele ainda, existiam na epoca tres jogos distintos. 

0 primeiro era somente ma!abari~ oom-m-jogador -realizand~xadas
164

,, os 

outros dais eram disputados par dais times, havendo num dos jogos urn unico go!, e' no 

outro, seis gals. 
165 

Jogos com bolas e jogados com as pes.ap_arecem em documentos escritos na China 

antiga, por volta de 2500 a. C.. Urn guarda pessoal do jovem imperador chines Shih Huang 

Ti, cbamado Yang Tse, irutentou_umjogo. que.pare.ce_ter_sidn.muito bern.recebido.nacqrte 

e amplamente disputado por todos em datas comemorativas, e tambem utilizado para 

treinar as soldados, para o que, alias~ ele p_arece ter sido de fato criado. Esse jogo 
chamava-se "tsu chu" ou "Ts'u Chu", que traduzindo significa "chutar bola". E desse 

jogo, jtf extinto, que existent os nrais antigos registtos: que patecem se tentetet a unx jogo 

similar ao futebo~ em gravuras localizadas em tumbas, e que s6 foram filmadas em 1990, 
pela televisao inglesa. Sao gravuras que datam de dinastias como as de Ming e Han. 

166 

163 
Fonte: site sobre futebol na internet, www.netgol.com.br. 

164 
Embaixada e o ato do jogador controlar a bola com os pes, cabe9'1, joelhos, ombros, menos com as 

miios, sem deixar a bola cair ou tocar o chilo. Demonstra habilidade e tecnica na pn\tica do jogo. 
165 As Origens do Planeta Bola. in Hist6ria do Futebol Volume 1 e video I, cole¢o de 6 revistas que 

acompanhou uma serie de 6 'ideos sobre a hist6ria do futebol, Revista Placar, Sao Paulo, SP, 1998. 
166 As imagens aparecem em As Origens do Planeta Bola, in Hist6ria do Futebol, video I, Op. Cit. 
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0 "tsu chu" era praticado num campo quadrado, medindo 14 metros de !ado. 0 
campo era dividido por uma fita de seda.presa a duas...estacas verticais. Era...disptrtado.J?or 

duas equipes com oito jogadores cada. 0 objetivo era fazer a bola passar para o carripo 

adversario, usando s6 os pes e sem deix:i-la cai.c A bola era de couro~ preenchida com 

cabelo ou crina e tinha 22 centimetres de diametro. 0 inventor do jogo, Yang Tse era urn 

"craque". em seu jogo, pois..deixou..registrado UID..J:ecorde.-.2.06 embaixadas ..sem_deix;i-la 

tocar o chao. Os vencedores desse jogo eram tidos como her6is. Anos depois, o "tsu cHu" 

teria chegado ao povo, que pass.ou tambem a pratica=lo. 

No Japiio antigo,. por volta de 4500 a. C., 
167 

outro jogo, o "kemari", era muito 

parecido-com o jogo dos chineses:· Jogado pelos imperadores em seus jrudins, o "kemari" 

tinha urn carater religiose, niio havendo em si uma disputa, urn confronto, como ocoma 

no jogo chines.
168 

Geralmente era jogado embaixo de uma cerejeira, arvore simbolo do 

Japao antigo. A bola era feita de fibras de bambtr; o campo era delimitado por-cercas e,os 

escravos serviam de gandula. 
169 0 "kemari" ainda e·encenado ate hoje em cerimornas 

especiais no J apiio. 

Outro jogo que surgiu ha-s€cu!G&-!1G-Sl.ldeste da Asia.{) o "Sepak-+akraw'', que .ate 

hoje e disputado, fazendo parte inclusive dos Jogos Asiaticos. Trata-se de uma especie de 

Futvolei jogado com uma bolinlia, em que os jogadores, eximios malabaristas, mostram 

uma extraordinaria habilidade para chutar a b.ola. NU:ina jo.gada classica. dess.e_jogo, seus 

atletas desenvolveram urn tipo de "bicicleta", para dar potencia as "cortadas". 170 Esse jogo 

e disputado numa quadra semelhante- irquadr~> •k tenis; e-e· jogado mr- Ehina; Tailaqdia, 

Coreias, Vietna e em outros paises asiaticos. ·. 

Eram jogos jogados com o pe, e exigiam muita tecnica e dominio da bola com os 

pes. Mas ainda estiio distantes dos objetivos e principios do atual futebol. Nao acredito 

que essas praticas tenham originado o futebol. 

IV- 5. "Futebol" na America antes dos enropeus 

Segundo o historiador espanhol Herrera y. Tordesillas, numa das investidas de 

Crist6vao Colombo ao continente americano, em 1496, em sua terceira viagem e quatro 

anos depois de descobri-lo, o navegador tev.e. contato no Haiti com urn estranho jqgo 

167 
0 jornalista Orlando Duarte data esse jogo por volta de 2600 a. C. eo site Netgol data o jogo no seculo 

II d. C .. DtrARTE, Orlando. TOifos os ESportes do ~tiinid. ·.Ml!Kforr BOOks, Sao PaulO, SP:'IW6, pp._\17. 
Ou,..Ht.suiria dos Esportes. Makmn..Baoks,...5ao..Pau!o,....SE...2000, pp.. 99. Fonte:...sile_sobre futebol, na 
internet, mvw.netgol.com.br. Mas e mais prO'I·avel que a data correta desse jogo seja 4500 a. C., .como 
mostrado.em.As Origens do P/aneta Bola, inHi.st6ria.daEuJe/wl Volume 1, Op. (::it. 
168 Fonte: site sobre futebol na internet, wmv.netgol.com.br. 
169 Gandnla e.o nome que recebe..o.encan:egado de ficar alem das linbas do campo para pegar a bQla, 
quando essa sai, e repO-Ja ao campo de jogo. Embora sejam geralmente crian<;as e adolescentes, existem 
"gandulas profissianais", adullos,. em alguns clubes. 
170 "Bicicleta" e "cortada" sao jogadas do futebol e do volei, respectivamente. Na primeira jogada. o 
jogador, de frente a uma bola ~com..a.alvo.ou dire9an Yisada atnls .de.si., gira o corpo. impnlsionando 
uma perna e acertando a bola com a outra E urn recurso para finalizar uma jogada dificil com precisao e 
for~ em que o jogador esti de costas.para a.alYO.. 0 "inventor"' dessajogada pelo menos nos..campos.de 
futeboL foi o brasileiro LeOnidas da Silvana decada de 1930. Na segunda, o jogador de volei ap<\s receber 
urn passe, a "bola levantada'" pe1o Jevantador, realizaa "cortada", que. e urn forte e direcinnado tapl! na 

bola visando acertar o chilo do campo adversario. 
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nativo. Urn jogo semelhante foi narrado post.eriormente por Vlajantes que foram ao 

Mexico. Os astecas jogavam com uma bola feita de borracha extraida das arvores !odais. 
Nesse jogo praticado tambem com os pes~ os__nativos buscavam espantar maus espiritos. 
Eram jogos, portanto, de carater religiose. : 

Os maias tambem praticavam. urn j.ogo semelhante, jogado_ com uma bola 
semelhante, 0 "ullamalizth". Nesse jogo maia, OS jogadores tinham que acertar a bola com 
o quadril,. mandando-a parao outro !ado de urn p.equeno campo parecido com uma. quadra 
de tenis. A disputa tinha urn carater totalmente ritualistico, pois, segundo algumas fontes, 

os perdedores eram decapitados_ e suas cahe~as :>erviam posteriormente como bolas. 
Embora nao se tenha certeza de que realmente as cabe~as eram cortadas, sabe-se c6m 
certeza que se tratava de um ritual que fazia .. .uma alusao i guerra. Em 1528, o espanhol 

Hernan Cortez levou para a Europa indios maias para disputarem uma partida de 
"ullamalizth" diante do rei Carlos V. 171 

Havia tambem outros. jogas.. com.bola_di:>p.utados. no continente. americana .. No 
norte do Canada jogava-se o "aqsaqtuk", no Chile jogava-se o "pilimatun", na regiao' da 

Patagonia,... na Argentina, di:>putava:s.e. o "tchoekah" ~-e no norte de Honduras~ tB.!l{bem 
disputado pelo povo maia, havia o "copan". 172 

; 

Assim como os jogos dos-chineses-e-japoneses; ~jogos ~tam!J,em 

lidam com bolas e times, ex.igindo a12.urada tecnica para pratica-los. Mas seus principios e 

objetivos, assim como os outros, estao distantes do futebol. Podemos considera-los cada 

u~ como esportes extinto~ parecidos de alguma forma com o futebol. Mas chama-los de 
precursores do futebol atual, ainda me parece exagero. 173 

IV- 6. "Futebol" entre gregos antigos e romanos 
\ 

Se ha uma civiliza~ao que "inventou" o esporte como nos o conhecemos hoje, e a 

grega. Os gregos institucionalizaram diversos tipos de jogos, reunindo-cis.. em grandes 
festejos que ocorriam com certa regularidade. Muitos desses jogos ou fest<jos eram 

realizado:> tambem com carater religiose, para..homenagear ou evocar algum deus do ~eu 
enorme panteao. Muitos desses deuses eram patronos de modalidades esportivas. Mas'os 

jogos eram dis.putados tambem como pelejas para medir for9as entre seus at! etas. 
Os gregos criaram os festivals pan-helenicos, que eram competi96es esportivas 

realizadas regularrnente. Uma das_ celebra~oes esportivas desses festivais eram os Jogos 
Olimpicos. Os atuais Jogos Olimpicos realizados desde 1898, sao, de certa formli, a 

continua9ao e atualiza~ao desses antigos "j.ogos olimpicos", que tambem eram realizados 
de quatro em quatro anos, como hoje. Para honrar os deuses do Olimpo, local sagrado e 

mistico onde viviam os deuses do panteao grego, dai o nome dos jogos, de 884 a. C. ao 

ano de 394 d.C., esses jogos foram realizados e correspondiam a uma das maiores 

atividades culturais da Grecia Antiga. 

Foram doze seculos de praticas esportivas em que atletas gregos se enfrentavam 
em muitas modalidades que ate hoje sao disputadas, nos jogos modemos. Entre essas 

modalidades, estavam as corridas, lutas, lan~amentos.de di:>co e dardo e sahos em. altura e 

171 As Origens do Plane/a Bola. in Historia do Futebol, ~ideo 1 Op. Cit.. 
172 As Origens do Planeta Bola, in Historia do Futebol, video rOp. Cit. 
173 Fonte: site sobre futebol na interne~ www.netgol.com.br. 
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distancia. Mas havia algumas pelejas disputadas. com bolas, entre as quais,. existia urn jogo 

chamado "epyskiros", que surgiu por volta de 800 a. C .. Embora as regras desse jogo bao 

sejam totalmente conhecidas, para.j.ogado eram necessaries dois times de 15 jogadores 

cada num campo retangular, e o objetivo era conseguir levar a "spahiromachia", ou sejd, a 

bola,. feita..de bexiga de boL cheia de.areia.e_ar~ ao_ campo adversario e transp.or seus 

limites. Os jogadores desse joge, praticado em casernas durante treinamento militar, 

cosmmll¥l!m--se comunicar .oom-co tes. Entre OS-COma!ldos.estao 

expressiies como "passe a bola", "volte", "para frente" ... 
174 

· 

0 que se conhece hoje- dessas modaiidades ·e-dessesc jogos com-bola- da- Greyia 

antiga, sao informa9iies que foram reg!§_tradas. em textos de Julius Pollux e Antifanes, que 

datam dos seculos II e III d. C .. 

0 contato dos romanos com os gregos alguns seculos antes de Cristo, gerou uma 

civiliza91io que uniu caracteristicas das duas. Nessa civiliza91io Greco-Rolllana, tambem se 

observou. a pratica de jogos. similares_ Os...romanos tamhem tinham os seus ')ogos 

olimpicos". E esses jogos tambem homenageavam os deuses romanos. A cada deus grego 

do Olimpo correspondia urn deus do panteao romano. 

0 jogo grego de malabarismos, o "epyskiros", tambem teve a sua versao romana, 

tratava-se do "harpastum" rCOll1..1Ilenos.maJabarismos_e_m.a.is.j.ogo ern si_Ele_era. disp.Ut(ldO 

num campo retangular com uma bola chamada follis, que era uma bex:iga bovina protegida 

por couro. 0 campo tinha uma linha divis6ri~ e as equipes tinham o obj_etivo de invadir o 

!ado adversario e tentar fazer a bola, fosse com as maos ou com os pes, ultrapassar uma 

meta, localizada no final do ladCL ad~ersario_Q interessante do "harpastum" e. que, assim 

como o futebol modemo, os jogadores das equipes ocupavam posi9iies e exerciam 

fun<;:iies em campo. Os nossos zagueiros eram os "Iucus stantium", os nossos meias eram 

os "medicurrens", e os nossos atacantes, os "area pilae praetervolantis" e os "area pilae 

superiecttae". 0 interessante. e. que esse..jogQ.era.tidCL como grotesco p.elos.go.vernadQjes 

romanos, que chegaram a proibi-lo entre as mulheres.
175 

• · 

0 que se sabe desse jogo-romano e o-qoe-fieott-registrado em-textos-de-carta de 

Sidonius Apollinaris, 800 anos. depois de Antifanes. Esses jogos sim tinham os mesmos 

principios que regem o nosso futebol. Mas llli urn porem, fundamental, eram jogaclos 

tambem com as maos, provavelmente sendo as j_ogadas realizadas princiRalmente com elas 

e nao com os pes. E isso nao e apenas urn mero detalhe. Alias, essa pratica se assemelha 

muito mais ao rugby e ao futebol americana do que ao futeb,ol. 

IV - 7. "Futebol" na Galia, o Soule ou Choule 

0 avan9o territorial romano em dire91io ao norte da Europa, propiciou aos povos 

dess.a regiao o contato corn a cultura romana Muitos povos foram assimilados pelos 

romanos, mas tambem assimilaram muito da cultura dos conquistadores. Na Galia, reifao 

que hoje correspon.de a Fran9a, os gauleses desenvolveram jogos. E urn desses jogos, que 

parece ter surgido a partir do "harpastum" romano, chamado de Soule ou Choule, era urn 

jogo que se jogava com urna bola. Era disputadCLnum.campo retangular, e as duas equipes 

1
" As Origens do ?/aneta Bola, in Historia do Futebol Volume I e video I, Op. Cit. 

175 Fonte: site sobre futebol na internet, www.netgol.com.br. 
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tinham como objetivo avan9ar para o lado adversario e tentar levar a bola alem da linha 

final. 

Esse jogo extinto foi dis.putado tambem durante a Idade Media,. quando a Galia 

nao estava mais dominada pelos romanos. E nessa, epoca recebeu forte censura da lgteja 

Catolica, entao ja estabelecida como poderosa.institui9ao. Os educadores. religiosos eram 

contra esses jogos que envolviam tao grande movimentayao e cantata de corpos .. Mas 

mesmo ass.im, o jogo sobreviveu nesse p.erio.do. Como temp.o~ deixou de ser uma pratica 

popular, rustica e violenta, e passou tambem a ser jogado pela elite em palacios, ne~se 

caso de uma forma menos violenta, em que os.j.ogadores. passavama bola. de mao em mao 

de uma maneira "mais civilizada".
176 

Assim como o "harspatum", o soule ou choule, 'era 

umesporte mais parecido como-rugby.-

IY- 8-''Futebol" na ltalia medieval, o Calcio 

Na !dade Media, alem do soule ou choule,. surgiu na cidade de Floren9a, hoje 

Italia, urn jogo com bola chamado calcio. Para muitos "historiadores da bola", foi na lt~lia 

que o futebol surgiu. Os italianos acreditam tanto nisso que nao tem uma palavra para 

futebol. Futebol e calcio, e calcio e futebol. Esse tradicional jogo herdado dos romanos, 

disputado ate hoje, comeyou com uma rixa politica. A disputa envolveu dais grupos 

politicos do Principe de Orange, cujas tropas na epoca cercavam a cidade. Os 

aristocraticos Seglio Antinori e Dante Cantiglione resolveram colocar suas diferenyas "em 

campo", literalmente. 

Na manha do dia 17 de fevereiro de 1529, formaram-se duas equipes com 27 

jogadores cada. Urn "time" se vestiu de branco, os "cantigliones", o outro de verde, os 

"antinoris". 0 jogo foi disputado na Praya Santa Croce com uma bola feita com bexiga 

bovina revestida de couro, a exemplo das bolas do harspatum. 0 objetivo do jogo nao era 

nada novo. Cada equipe tinha.que levar a bola para o campo adversario e deposita-la ·Ill,lm 

tipo de tenda (go!?). Se algum jogador conseguisse chegar a tenda, marcaria urn caccia, ou 

seja, urn ponto (go!?), que decidia a partida_Para conduzir a bola para a tenda valia. de 

tudo, conduzindo assim o jogo a urn espetaculo de muita violencia. 

Nao se sabe quem venceu a peleja naquela manha do seculo XVI, mas. o jqgo 

passou a ser amado pela populayao local. E ate hoje, no dia de Sao Joao, padroeiro de 

FloFenya, -24 de junho, realiza-se-.o-~ .giyoco cakio E disputaOO.com4oda. ~rna 
cerimonia e ritual medievais, com o desfile de bandeiras e toda a pampa festiva italiana. 0 

jogo ganhou regras fixas ja em rsso: No cal'cib; osjogadores tambem ocupam posi9oes 

para exercerem determinadas.funyoes. Ha zaglleiros, as.. datori addietro e os datori.illiiar:tzi, 

meias, os sconciatoris, e atacantes, os corridores. 0 calcio foi praticado par conhecidos 

personagens da historia, como o papa Clemente \lii eMaquiavel. 
177 

Embora os italianos chamem o futebol de calcio, o jogo calcio, disputado em 

Floren9a anualmente, certamente nao e o fute15ot. Mais uma vez, e apenas urn jogo com 

bola. Sellllllhante em algumas coisas, de fato~ como o obj.etivo de se fazer um "gar'. Mas 

176 
Fonte: site sobre futebol na internet. \vww.netgol.com.br. 

177 As On gens do Planeta Bola, in Historia do Futebol Volume 1 e video 1, Op. Cit, eo site sobre futebol 

na internet, www.netgol.com.br. 
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ainda nao e o jogo jogado somente com os pes. 0 calcio e sem duvida muito parecido e o 

principio e exatamente o mesmo. 

IV- 9. "Futebol" de Derby 

Outros relatos situados na !dade Media tambem nos transportam para a Inglaterra 
medieval. A cidade inglesa de Derby, as margens do rio Dervent no norte da Inglaterra, e 

considerada pelos ingleses como sendo a cidade onde teria nascido o "futebol moderno", o 
futebol de hoje. Nessa cidade, e tambem em outras como Chester e Kingston-on-Thames, 
disputava-se urn jogo com uma bola de couro, q_ue envolvia times com ate cern jogadores! 
No confronto entre esses dois pequenos exercitos, valia tudo. Da extrema violencia 

decorriam socos e pontapes, tudo para tentar conduzir a bola ate o !ado adversario. E o 
"!ado", nesse caso, poderia ser ate a entrada da cidade vizinha, distante alguns 

quilometros. Pessoas saiam literalmente quebradas desse combate disputado ao lon~o de 
urn dia inteiro. Era chamado de o ')ogo das multidoes". ) 

A origem desse jogo tradicional da zona rural, que para os ing!eses origi_nou o 
futebol moderno, esta relacionada a comemoraviio anual da expulsao de urn inimigo do 

solo ingles, no caso os dinamarqueses no seculo XI, ou a uma vit6ria hist6rica dos ingleses 

sobre urn poderoso inimigo, os romanos, em 217. No segundo caso, seria atraves de urn 
jogo, uma vit6ria numa partida de "harspatum". 

De qualquer forma, o jogo ou o violento festejo ocorria sempre na ter9a-feira 

"gorda", a que antecedia a ql!arta-feira de cinzas, ultimo dos tres dias do Shrovetide ou 
shroftide, como se falava no periodo medieval, e que corresponde ao nosso carnaval. 

Esse 'jogo de Derby", com o tempo, tornou-se imensamente tradicional e 
rapidamente se espalhou pela ilha. Geralmente ele era disputado por muitos e era muito 

violento. A medida que se espalhou pela Inglaterra, ganhou novas versoes. 0 "hurling 

over country" apareceu na regiiio da Cornulilia. Em Ashbourne, o "mob· football", como 
passotr a ser "Chamadu · o jogo- errr muitas ·r egiGes, ganhou· "Calltornon:nais-r eligiosos, ·em 

que a pratica visava exaltar ou invocar a terra, o Sol, a agua e o ar, misturando-se a rituais 

com origem nas antigas religioes pagiis da Inglaterra. 0 "mob football" foi o jogo que se 

tornou mais comum e se popularizou. 

De carater barbaro, por ser tao violento e por trazer tanta desordem, o "mob 
football" foi oficialmente proibido varias vezes. Muitas leis por varios governantes foram 

impostas p_ara tentar controlar esse iogs>, de qye os jovens da epocag_ostavam tanto. Reis 
ingleses como Ricardo II, Henrique IV, Henrique VIII e Elizabeth I, e tambem o rei 

escoces Jaime II, proibiram o jogo. Alegavam, alem da extrema violencia e desordem que 
o jogo trazia, tambem a capacidade de "alienar" os jovens, desviando-os de exercicios 

considerados fundamentais para os jovens em caso de guerra, como a equitactiio, a 

esgrima, e os lanyamentos de lan9as, dardos e bolas de ferro. E guerra era muito comum 

para esses povos na epoca. 
Mas com o tempo, os governantes se viram obrigados a tolerar o jogo, pois uma 

parte bastante significativa da populayiio aderira a ele. E os adeptos cresciam mais e mais. 
No final do seculo XVIII, o rei Jorge III e seu filho Jorge IV foram exemplo de 

governantes que demonstraram ser mais tolerantes com o jogo, agora chamado apenas 

"football". Ele podia ser praticado Jivremente nas ruas e espayos publicos, como jardins, 
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s6 que havia regras que proibiam a violencia, como socos, pontapes. Tambem algumas 

conseqiiencias do jogo, como vidra9as quebradas ou propriedades dani:ficadas, eram 
punidas com rigor. 

Curiosamente, na obra "Rei Lear" de William Shakespeare, uma das cenas traz a 

seguinte fala de urn personagem para outro: "este desprezivel jogador de futebol". Isso 

demonstra como muitos ingleses e escoceses se sentiam ante aquele "esrupido" jogo. Por 

outro !ado, ele continuou sendo praticado, principalmente pelas camadas mais populares; o 

que demonstra claramente tambem, o enorme interesse e paixao que muitos ingleses e 

escoceses tinham pelo "mob football". 178 

E importante salientar que apesar dg. oome, g. "mob football" era disputado, na 

maioria das vezes, com pes e maos. Valia tudo para conduzir o precioso objeto de disputa, 

a bola, ate o local estabelecido. Certamente o principio do jogo e o mesmo. Mas ainda nao 

e o futebol, embora pudesse exercer fascinio semelhante. E embora estejamos no caminho, 

o "mob football", ou apenas "football", como passou a ser chamado posteriormente, ainda 

nao e o futebol "modemo". Esta Ionge dele. Mas, se quisermos falar em "ancestral do 

futebol modemo", este e o "mob football" ou ''futebol de Derby". Pois, como veremos a 

seguir, foi a evoluyao da sua pratica, e a confecyao de regras, que gerou o futebol. E e 

nesse momento tambem que ocorre uma cisao que gerou outro esporte muito conhecido 

hoje, o rugby. 

IV- 10. Derbv ou Derbi: sinonimo de embate e de classico 

Antes de dar sequencia a evo!uyao do ''futebol de Derby", vale aqui ja ressaltar 

como a palavra "derbi", que e o aportuguesamento da palavra inglesa "Derby", e hoje 

sinonimo de embate e classico, assim como ter uma noyao do que e urn classico para o 
futebol. · . . 

"Derby" se referia antes a mais importante e tradicional corrida de cavalos da 

Inglaterra, de 2400 metros, disputada na cidade de Epsom por animais de tres anos, para 

se deterrninar o melhor cavalo de uma nova gerayao. Era chamada de "Derby de Epsom". 

Essa carreira foi disputada pela primeira vez no seculo XVII. Esse esporte, o turfe
179

, e 

disputadg. ha muitos secu~s-peJa. oobreza europeia, Tidg. como urn "esporte de reis", jlte 

hoje o turfe e disputado pela elite, tanto na Europa, como em outros lu@res, como o 

Brasil. 

No Brasil, o primeiro clube de corridas destinado ao turfe foi construido em 1868 

no Rio de Janeiro e se chamava Jockey Club. Em 1885, tambem no Rio de Janeiro, foi 

construido urn segundo clube para corridas de cavalo, o Derby Club. Houve urn tempo em 

que se acostumou referir-se a uma corrida de cavalos neste clube como sendo urn "derby". 

"Hoje havera mais urn derby", diziam. Posteriormente, em 1926, houve uma fusao dos 

dois clubes, surgindo assim o Jockey Club Brasileiro. Em Sao Paulo, o turfe chegou com a 

inaugurayiio do Club de Corridas Paulistano em 1885, que em 1941, passaria a se chamar 

Jockey Club de Sao Paulo, em atividade ate hoje no bairro Cidade Jardim, 
180 

178 
Fonte: site sobre futebol na internet, v•ww.netgol.com.br. 

179 A palavra "turfe" vern do ingles "turf' e significa locat onde se 1ealizam corridas de cavalos. 
180 DUARTE, Orlando. Todos os Esportes do Mundo. Op. Cit.,· pp. 207-208. Ou, Historia dos Esportes. 

Op. Cit., pp.238-239. 
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Com o passar dos anos, acostumou-se a chamar qualquer corrida de "derby". A 

palavra passou entao a ser sinonimo de "corrida", "embate", "confronto", "disputa", 

"peleja", ou "combate". Ainda na pririleira metade do seculo XX, a palavra foi levada para 

outros esportes, prindpalmente o futebol, onde passou a ser sinonimo de "cl.issico", urn 

jogo com hist6ria e tradic;:ao. Urn classico ou derbi passa a designar assim as partidas que 

envolvem rivais hist6ricos e tradidonais, o q_ue sil¥!ifica dizer, os encontros entre os 

tradicionais times de uma cidade, que tenham uma rivalidade ja enraizada historicamente. 

E como vimos, "derbi" tambem e uma referenda ao tradidonal e antigo jogo "mob 

football", disputado na cidade de Derby, tambem chamado de "football de Derby" ou 

apenas "football". Esse jog_o e caracterizado pel a intensa disputa, para nao dizer uma 

brutal e violenta peleja. 

Os jogos do futebol brasileiro que sao conhecidos como "derbis" sao A.A. Ponte 

PretaX Guarani F.C. ou S.C. Corinthians P. X S.E. Palmeiras. Alias, nas ultimas decadas, 

acostumou-se a chamar mais o jogo campineiro de derbi do que o encontro paulistano. 

Isso se deve a presenc;:a de outros dois grandes clubes em Sao Paulo, com quem S.C. 

Corinthians P. e S.E. Palmeiras tambem fazem classicos de igual tradic;:ao. Trata-se dos 

times do Sao Paulo F.C. e do Santos F.C., que apesar de nao ser paulistano, e tido como 

urn time da capital, mandando muitos dos seus jog9s em Sao Paulo e nao em Santos, ja 

que o Estadio Urbano Caldeira, a "Vila Belrniro", e muito acanhado para comportar jogos, 

principalmente os classicos nos elias de hoje. Assim, nao e exagero dizer que o maior 

derbi, ou o que ostenta mais freqiientemente essa denorninac;:ao hoje, eo campineiro. 

Mas outros classicos tambem podem ser eventualmente charnados de derbis, como 

por exemplo Santos F.C. X A.A. Portuguesa, classico de Santos, ou Botafogo F.C. X 

Comercial F.C., classico de Ribeirao Preto - conhecido como o "Comefogo" -, ou A.A. 

Intemacional X Independente F.C., classico de Limeira, ou Rio Claro F.C. X A.E. Velo 

Clube, classico de Rio Claro, ou E. C. Sao Bento X C.A. Sorocaba, classico de Sorocaba, 

ou Sao Joao F.C. X G.E. Atibaiense, classico da pequena.cidade de Atibaia. E assim por 

diante. E precise portanto que os clubes envolvidos tenham tradic;:ao, nem que &eja up1a 

tradic;:ao local, e uma hist6ria de rivalidade criada ao Iongo de anos e muitos confrontos, o 

que ocorre geralmente entre-times·antigos chnnesma ddade. Essa-tradiyiio-··de· ch31_9ar 

esses classicos hist6ricos de "derbi" e urn costume paulista. 

Como se percebe, "derbi" tambem acaba sendo sinonimo de "classico". Mas o que 

e exatamente urn "classico"? Quando usamos essa palavra estamos nos referindo a algo 

que e "tradicional" ''born" "antigo" "modelo" "padrao" uma "referenda obrigat6ria" , ' ' , , , 
etc. Enfim, essas sao as noc;:oes que temos quando lidamos com a palavra "classico". 

A palavra vern do latim classicus e refere-se, inicialmente, a Antigiiidade, a Grecia 

antiga. Ao periodo que corresponde ao auge da civilizac;:ao grega, da-se o nome de 

Classico. Esse periodo tern inicio por volta de 500 a. C., indo ate a assirnilac;:ao dos gregos 

pelos macedonios, o que ocorre por volta de ISO a. C .. Com a rnistura das culturas grega e 

macedonica, vern o periodo Helenistico. E, pouco antes de Cristo, essa cultura passa por 

outra assirnilac;:ao, a romana, originando a cultura greco-romana, da qual se formou ao 

Iongo dos seculos a "cultura ocidental" que herdamos. Alguns se referem como clas~ico a 

esses tres periodos: a Grecia Classica, o Helenismo e a civilizac;:ao Greco-Romana. 

Portanto dai podemos tirar a noc;:ao de "antigo" e ''modelo" ou "auge". T ambem as 

artes desse periodo sao chamadas de artes classicas. Mas para a arte, o conceito e noc;:ao 
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de "chissico" vai alem de uma periodizayao~ de..uma_epoca. E chissico para a .. arte obras 
que signifiquem algum padriio, ou urn consenso de sua beleza ou qualidade. 0 artista oti o 
individuo envolvido com a- arte;· corrro-·umcriti:co-de-·arte; diz-que uma detenni:rt<rda-obra e 

classica porque ela e "boa", "tradicional" e serve de "modelo", "padriio" ou "referencia" 
para outras obras, para urn periodo ou para urn comportamento do homem. 181 

Tambem o sentido. de "classioo" -JX>de ser o de algo fabriGaoo- oo---im~to. 

Vivemos numa "cultura ocidental crista". Nossos valores e ideologia sao parte de nossa 
bagagem cultural, que herdamos dos nossos pais e do meio em que vivemos. E a 

manuten~ desses valores e ideologia, podemos observar na Industria Cultural, que 
atraves de muitos veiculos, como a imprensa e a religiao, produz ou refor~ta nossas no~toes 

e direyoes culturais. Produz-se assim a cultura de massa, da qual o futebol, fiuto da 
cultura burguesa do final do seculo XIX, e urn dos maiores icones. 

182 

E dentro do futeool, e~os-l:!Wsme--~culturais--e ~ue 

encontramos no nosso dia-a-dia Assim, "classico" para o futebol se refere aos jogos que 
tern uma longa trajet6ria de hist6ria e de rivalidade. 0 que ·e conquistado geralmente por 

times da mesma cidade ou regiao. Mas, as vezes, urn logg que envolve times distantes, 
cujos confrontos em algum momenta de suas hist6rias foram relevantes ou significativos, 
podem tambem constituir urn "cllissico". Ou, o que e muito comum, jogos de times 

distantes, mas grandes, tambem constituem classicos. Por exemplo, todos os jogos 

envolvendo os "doze gigantes"
183 

do futebol brasileiro constituem classicos, que podem 

ter maior ou menor repercussiio dependendo do momenta que vivem. 

181 Particulannente tenho uma certa ojeriza em rela<;iio a classifica<;ao, principalmente qualitativa, que se 
faz das arres:- A arte e uma man:ifesta9fuJhwnana. evidentemente coud:icionadaao·seu tempo,-6-parte®la, 
e eXPfessiio de momenta e epoca. Mas e fundamentalmente su~etivo, pessoal. Mesmo o consenso e algo 
duvidoso. pois estamos inseridos numa cultura, com ideologia e refen!ncias pr6prias. Portanto, somos 
"treinados" a pensar de acordo com alguns padr6es, para niio dizer imposi<;Bes. sao assim, imposi<;Bes 
culturais. Urn classico, sem ser uma periodiza<;iio, e assim muitas vezes estranho para mim. Como 
podemos justificar que uma obra e melhor que a outra, sem estarmos sendo completamente subjetivos, por 
mais sensata e coerente que possa parecer urn argnmento ou justificativa. Prefiro pensar que a qualifica.;ao 
de uma arte e relativa, o "born" ou o "ruim" depende da cultura, do grau de aliena<;iio, do tempo, assim 
como o classico. De qualquer forma, sem me prolongar, niio e essa no<;iio de "classico", ligado a arte, que 
me interessa aquL Mas sima no<;iio de tradi<;iio e grandiosidade perpetuadas no tempo. 
182 A IndUstria Culnrral. Cultura de Massa e assimila<;ao de valores da cultura dominante, utilizando-se de 
instrmnentos como a imprensa silo discutidas amplamente na obra: COHN, Gabriel. Sociologia da 

Comunica;:iio: Teoria e !deologia. Biblioteca Pioneira de Arte e Comunica<;iio, Livraria Pioneira Editora, 
Sao Paulo, SP, 1973. 
183 0 futebol brasileiro tern muitos times tradicionais, muitos times "grandes". Times como Ponte Preta, 
Guaraui, AD. Siio Caetano (SP), Botafogo F. C. (SP), C.A Bragantino (SP), E. C. XV de Novembro de 
Piracicaba (SP), AA lnternacional (SP), America F.C. (RJ), Bangu AC., America F. C. (MG), Sport C. 
Recife (PE), Santa Cruz E. C. (PE), Coritiba F. C. (PR), C. Atletico Paranaense (PR), Parana C. (PR), 
Joinville (SC), E.C. Baltia (BA), E. C. Vitoria (BA), por exemplo, silo times "grandes", pois classifica-los 
como medios ou pequenos niio faria sentido, considerando-se suas tradi96es, historia e retrospecto. Assim, 
quando digo os "doze gigantes" do futebol brasileiros estou me referindo aos tradicionais times "gl-andes", 
mas que nao podem perfilar, em rela<;ao a tradi<;ao e ao retrospecto de cada urn, ao !ado das equipes 
citadas acima Nao se trata de desprezo, Ionge disso, ja 'l)le todas essas equipes citadas acima e outras que 
niio citei por falta de espa<;o sao verdadeiros icones do futebol nacional - alem de alguns times ja extintos. 
Os "doze gigantes" sao sem duvida: S.C. Corinthians P. (SP), S.E. Palmeiras (SP), sao Paulo F. C. (SP), 
Santos F. C. (SP), C.R. Flamengo (RJ), Flmuinense F.C. (RJ), C.R. Vasco da Gama (RJ), Botafogo F.R. 
(RJ), C. Atletico Mineiro (MG), Cruzeiro E.C. (MG), S.C. lnternacional (RS) e Gremio F.P. (RS). 
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0 "Derbi", entao, e mais que urn "classico", e urn "classico" especial, unico. Os 
classicos sao fundamentais para o futebol, para a manutenyao de sua rivalidade. Para a 

imprensa representam o grande momento do futeboL o maior evento, passive! de grande 
atenyao e interesse. Muitos certames regionais sobrevivem em funyao de seus classicos. 

Sem eles, muitas competiyoes poderiam perder a graya ante os olhos dos torcedores. 
Como exemplo disso pode-se citar urn momento vivido por dois "gigantes" do nosso 

futeboL o Cruzeiro E.C. e o C. Atletico Mineiro. Em meados da decada de &0, o C. 
Atletico Mineiro vivia uma seria crise financeira. Falou-se - com exagero, e verdade - em 

falencia. Isso mobilizou muitos cruzeirenses. Queriam reerguer o rival, pois sem ele o 
futebol mineiro poderia "surnir''. E claro que muitos torcedores se mobilizaram para, 
ironizaF- a situa9ao de- rivat Mas-a verda4e- e que um-clu9e s6 pode se tomar gt=ande, 

tradicional e conhecido, se suas disputas trouxerem uma rivalidade e tradiyao inerentti e 
latente. Por isso, e fundamental a existencia do grande rival, do "inirnigo", do "igual" para 
medir forya sempre. "Amamos odiar o rival" ... 

Sem Ponte Preta, o Guarani nao seria tao grande e vice versa. Sem o derbi, ambos 

nao seriam tao grandes. E sem a tradi9iio e a rivalidade do derbi, o futebol campineiro nao 
seria tao grande e tradicional, e o jomalismo esportivo em Campinas seria inexpressivo e 
irrelevant e. 

Mas antes de nascerem os classicos do futebol, o esporte precisou ser efetivamente 
criado e institucionalizado. E o que abordarei a seguir. 

IV - 11. Preparando o berco do futebol na Era Vitoriana 

A Inglaterra ja possuia a tradi9ao de jogos com bola, como o "football de Derby". 

Seus jovens ja traziam em sua bagagem cultural o conhecimento e o gosto por esses jogos, 

que se difundiram amplamente pela Inglaterra e Esc6cia. E importante localizar o 
momento vivido pela secieda4e inglesa- nesse -perieOO, A vida e os coStumes- ingleses 

foram transformados devido a industrializayaO e urbaniza9aO da Inglaterra, decorridos da 

Revolu9ao Industrial, que se iniciou no seculo XVII. 
Em 183 7, Vit6ria, neta do rei Jorge III e filha de Guilherrne IV foi coroada rainha 

da Inglaterra. A rainha Vit6ria reinou por longos 61 anos, e sob o seu reinado, a Inglaterra 

constituiu o maior imperio de toda a hist6ria da humanidade, difundindo inclusive sua 

cultura, e sua ideologia burguesa, estabelecida ap6s a Revoluyiio Industrial. 

A rainha Vit6ria era austera e bastante conservadora. Defendia as tradi9oes 
inglesas. E embora houvesse, entre os nobres e outros, uma forte resistencia em rela9ao 

aos violentos jogos praticados na Inglaterra, a rainha liberou e introduziu a pratica de 

jogos recreativos e exercicios fisicos nas escolas publicas e universidades inglesas. Essa 

decisiio nao foi uma ayao progressista da rainha. Ela foi orientada pelo pedagogo Thomas 
Arnold para tomar tal decisiio. Foi na verdade uma estrategia politica e ideol6gica. · 

As chamadas "escolas publicas" na Inglaterra eram exatamente as escolas 

particulares, freqiientadas pelas crian9as da nobreza e posteriorrnente pelas crian9as da alta 
burguesia, classe que havia enriquecido nos ultimos dois seculos. Da burguesia vinham OS 

ideais de uma sociedade de igualdade social e a tendencia por transforma9oes sociais. E 

esses pensamentos eram ruins para a nobreza. A inten9iio de Thomas Arnold ao 
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aconselhar, e ser prontamente atendido pela rainha, era o de ocupar as crianr;as com 

atividades fisicas e niio intelectuai$. 184 

Inclusive na virada do 
1 
seculo, quando o futebol ja era uma realidade, os 

anarquistas chegaram a acusar a nobreza e a burguesia de se apropriar do futebol com o 
intuito de utiliza-lo como instrumento de dominar;iio ideol6gica, desviando a atenr;ao de 

estudantes e operarios, ja que o futebol fora organizado e disputado amplamente tambem 

nas rabricas entre operarios e camadas pop_ulares. A elite, segundo anarquistas, temia a 
organizar;ao das massas populares. A institucionalizar;iio do jogo talvez tenha permitrdo 

nesse momento o controle de possiveis mobilizar;oes sociais. 
De qualquer forma, essa decisiio da rainha foi fundamental para que o futebol e 

outros esportes modernos pudessem surgir e se organizar na Inglaterra, estabelecendo-se 
posteriormente como praticas comuns entre os ingleses e tambem em todo o mundo,. para 

onde os costumes ingleses foram amplamente difundidos. 
Assim, os estudantes ingleses puderam praticar e organizar o futebol decadas mais 

tarde, na segunda metade do seculo XIX. Muitos colegios e universidades pra,ticavam a 
sua versiio do futebol, com suas regras pr6prias. Em 1846, alunos da universidade ·de 

Cambridge publicaram as suas regras, as primeiras para o futebol. Os alunos de Oxford e 
Eton aderiram as regras de Cambridge. Essas regras eram urn aperfeir;oamento do "mob 

football". Toda a violencia do ancestral jogo havia sido inibida ou proibida com as regras, 
que tambem estabeleciam que cada time durante uma partida teria onze jogadores. Nessa 

versiio de Cambridge, o jogador podia interceptar a bola com a mao em qualquer Iugar do 

campo, mas nao podia correr com ela nem arremessa-la ou passa-la. Ele tinha que colocar 
a bola no chao e a partir dai usava os pes, e chutava para onde quisesse. Sabendo do inicio 
da organizar;ao do futebol com regras para controlar a violencia, em 184 7, William 

Mousley, prefeito de Derby, proibiu na cidade a pratica do antigo "mob football". Treze 

anos ~epois, Frank Wright, prefeito de Ashbourne, tambem proibiu a pratica do ancestral 

jogo. 
Outros colegios aderiram as regras de Cambrid~. Em 1857, o Sheffield tomava-se 

o primeiro clube a praticar o futebol de Cambridge. Em 1861, o Wonderers tambem aderiu 

a essas regras. 0 futebol, mesmo com suas varias versoes comer;ou a se popularizar. 
Porem, havia urn inconveniente, as varias versoes com suas regras pr6prias impediam a 

realizayao de jogos entre muitos times da epoca. Log_o surgiu urn movimento que visava a 

unificar;iio das regras para acabar com esse problema. 0 futebol ja havia sido concebido. 

Fa1taYa.nascer. 

IV - 12. Enfim. nasce o futebol moderno, o nosso futebol (e tambem o 
) 

rugby) 

Em 26 de outubro de 1863, reuniram-se na tabema Feemason's, na Great Queen 

Street, no centro de Londres, representantes de 11 organiza9oes de futebol para 

discutirem a unificayao das regras do jogo, visando a cria9iio de uma competir;ao nacional. 

184 As Origens do P/aneta Bola, in Hist6ria do Futebol Volume I e ;ideo I, Op. Cit. Ou, site sobre futebol 

na internet, www.netgol.com.br. 
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Foram ao todo cinco reunioes. Assim, foi fundada "The Football Association", a primeira 
federaviio de futebol do mundo, e que ate os dias de hoje administra o futebol ingles. 

Dessa reuniiio, alguns integrantes niio aceitaram seguir as regras de Cambridge, 
onde se jogava o futebol com os pes, embora ainda niio fossem as regras do atual futebol, 
ja que por exemplo ainda se podia usar as miios, de forma limitada e verdade. Os alunos 
da Rugl;)y School queriam continuar com a sua versiio de futebol, que a partir de uma 

proposta do jovem professor William Webb Ellis,185 era disputado desde 1823 com as 

miios. Em. outras palavras, qualquer um-005--G!Wl ~gaOOI"es podia pegar a .OO!a. cot!~._ as 

miios e correr com ela em direviio ao campo adversario. Dessa cisiio, nasciam o futebol e 
o rugby como esportes diferentes e independentes. 

Somente em 1871, decidiu-se que apenas urn jogador poderia usar as miios, o 
"goal-keeper", ou seja, o goleiro. E mesmo assim, ele so poderia faze-lo dentro dos limites 

de sua area, a "grande area". Os demais so podiam peg_ar a bola com as miios para cobrar 
urn lateral. Alguns times ingleses, como o Sheffield e o Nottingham chegaram a adotar nos 

prirnordios, times com 14 ou ate 18 jog;tdores. 0 futebol se espalhou pela ilha, chegando a 
Escocia, que apresentou, em 1867, a fundaviio do Queen's Park, que aos poucos !foi 
adequando suas regras ao jogo londrino. No dia 30 de novembro de 1872, ja acontecia o 
primeiro jogo entre selev6es da hist6ria: Inglaterra 0 X 0 Esc6cia. 0 primeiro jogo de 

seleyoes fora da ilha seria.. realizado sam.ente.. .em. 1902,_. urn. amistoso.. entre.. .Austri~ e 
Hungria. -' 

Aos poucos, o futebul· se · transformavlr mY rrosso futebol ·atuat, o ''futepol 

modemo", que passaremos a chamar apenas de futebol. E os que sairam da reuniiio na 
tabema londrina F eemason' s, em 1863, organizariam urn outro esporte, que hoje 

conhecemos como rug_bi, por levar o nome do coleg!o que praticava urn futebol, cujas 
regras perrnitiam a utilizaviio das miios. 0 futebol nasceu, assim, da iniciativa de 

estudantes ingleses. 

0 rugbi chega ao Brasil na decada de 20 do ·seculo XX, trazido por marinheiros 

ingleses, que assim como os ingleses que aqui moravam, disputavam algumas partidas ante 

os olhos curiosos dos brasileiros, que ja conheciam bern o futebol na epoca. Em 1926, Siio 
Paulo e Rio de Janeiro montaram suas equipes para manterem urn confronto regular. Niio 

existiam campos, mas esses ingleses davam urn j_eito de encontrar espa<yo para os seus 
embates. Com a II Guerra Mundial, os ingleses voltaram para a Inglaterra, onde lutaram 

na guerra Com isso, o rU.gbi praticamente parou de ser praticado no pais. 0 esporte so 

voltaria a ser praticado no Brasil, em 1947, atraves do Siio Paulo Athletic Club, o 

SPAC.
186 0 rugbi apresentou urn crescimento Iento ao Iongo das decadas, mas niio foi 

185 Diz a-lenda que o criadordo-rirgbi;-crjm-em-Wi!liam-·Webb EHis; cri01r esse esporte-acr-agamrr-a bpla 

com as maos, depois de ficar muito irritado com sua pessima atua9fjo no futehPI. Ele correu em dire9fjo ao 

campo adversano, com todos correndo atcis dele, e colocou a bola no go! com as maos. Na epoca, todos o 

criticaram, mas aos poucos com~ a proper que o jog\) passasse a ser jogado a exemplo da atitude 

irritada de Ellis. Hoje, no antigo colegio, tern uma Iapide com os seguintes dizeres: "Comemoramos o feito 

de William Webb Ellis, que ao desrespeitar as regras do futebol praticado em seu tempo, foi o primeiro a 

colocar a bola em seus bra<;as e a correr com ela, originando, assim, o jogo de rugbi. a.D. 1823". In 

DUARTE, Orlando. Todos os Esportes do Mundo. Op. Cit., pp. 180-182. Ou, Historia dos Espories. Op. 

Cit., pp. 201-203. 
186 DUARTE, Orlando. Todos os Esportes do Mundo. Op. Cit., pp. 181. Ou, Historia dos Espories. Op. 

Cit., pp. 202. 
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adotado pelo povo brasileiro, q_ue ogtou mesmo pelo futebol. Os poucos praticantes de 
rugbi hoje estao no eixo Rio-Sao Paulo. Temos ate uma seleyao brasileira que disputa 
alguns certames internacionais. Na Arg~ntina, ao contn\.rio, o rugbi foi bern aceito, e os 

argentinas sao hoje uma das potencias desse esporte no mundo. 

Ja o futebo~ ao contrario do rugbi, se popularizou rapido e rapidotambem se 
espalhou pelo mundo a partir da.decada de 1870, chegando nos anos seguintes da sua 

criayao a varias regioes do planeta, grayas p_rincipalmente aos viajantes e residentes 
ingleses: 

187 

Ano Pais a que chegou. .: .. : .All!L. . :P.ais a:.que:;-'- 11 . ... .. ··· 

1865 Argentina 188 1889 Rolanda 

1870 Portugal 
... TSSV . Austria 

1872 Fran9a 1889 _Hungria 

1875 Alemanha 1890 Finlandia 

1876 Dinamarca 1~ fuecia · 

1879 Suica 1893 Italia 

1880 Belgica 1894 BRASIL - ) 

0 futebol foi basicamente nesse momento a bandeira do "esporte" que come<;:ava a 

se difundir entre a populayao. Isso ocorre fundamentalmente porque a burguesia adota e 

se apropria das atividades e jogos dos nobres ou da aristocracia, e tambem transforrna os 

modos de vida dos nobres. A difusao de que a atividade fisica era algo born e necessaria 
populariza o esporte, que e entao ainda urn recente fenomeno urbano, e faz dele uma 

ponte entre a elite e a classe operaria 0 mesmo ocorre em rela<;:ao ao autom6vel, visto 
pelos ricos como urn objeto de lazer e divertimento e visto pelos trabalhadores como meio 

de transporte. Com os novos esportes, encabe9ados ai pelo futebol, tambem ocorre essa . 
relayao, essa ponte. Ha uma aproximayao entre os nobres e a classe media e os operarios, 

pois todos passaram a praticar o futebo~ q_ue na Inglaterra em 1914, por exemplo, Q_ossuia 

cerca de urn milhao de praticantes. E com a profissionaliza<;:ao do futebol, o ideal do 

arnadorismo defendido principalmente pela nobreza da Iugar a expansao do futebol fOr 
toda a Inglaterra.

189 
• 

A institucionalizayiie-.00-furebo~~rte- org<H!Eado--e centfelado-.j*)flig~ e 

federa<;:oes fo~ nesse memento em que o futebol ja existia, urn processo natural, partifido 
diretamente de seus praticantes. 0 governo ou o estado, como no caso da Inglaterra, por 

exemplo, impuseram algumas condi96es e regras para a sua pratica. Mas, CJ.!!ando o futebol 
ja era uma realidade com regras e certames, nao partiu do estado nenhuma iniciativa de 

carater social, que levasse a uma suposta necessidade de controla-lo, por ser urn grande 

movimento popular, que pudesse em algum momento ou de alguma f~rrna mobilizar a 

populayao, amea<;:ando a estrutura de domina<;:ao social. E a popularizayao do futebol o 
arrancou dos dominios de colegios e nobres. 0 povo se apoderou do esporte, ou, 

187 Fonte: site sobre futebol na internet, =w.netgOI:com.b~;. 
188 0 futebol chegou cedo a Argentina, antes mesmo de muitos paises europeus, devido a enorme colonia 
de ingleses no pais, e tambem devido a grande circuia9iio de ingleses no porto de Buenos Aires. 
189 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Jmperios 1875-1914. Eclitora Paz e Terra, Rio de Janeiro, RJ, pp. 255-
258. 
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considerando a origem dos jogos de bola na Inglaterra, o povo voltou a se apoderar de urn 
jogo que fora por ele gerado. Mas do jogo ou de sua pratica, nao se percebe efetivamente 
nenhurna tendencia em utilizil-lo para a mobiliza~ao politica e social. 

0 futebol foi sim urn illibi ou uma forma de atra~ao, de aglutina~iio de pessoas. 
Isso poderia permitir utilizar o espa~o do futebol como espa~o para mob~ao social ou 
urn espa~o para difusiio de ideologias e propagandas ideol6gicas e politicas. Mas num 
primeiro momento, a institucionaliza¢o do futebol foi urn processo natural, necessilrio 
para a sua evolu¢o como pratica esportiva. Nao parece ter havido a utiliza~ao desse 
espa~o para "doutrinar" pessoas,num contexto de embate social e ideol6gico. 190 

Em outras manifesta~oes ou feoomenos culturais, que hoje estao 
insti:tocionalizados nao-ocoti eo o- mesmo pt ocesso :·No-em nav a!, pOI exemplo;nu Biasi}, a 
institucionaliza¢o do antigo carnaval de rua, C[lle se originava nos morros cariocas ou 
aglomerados pobres da cidade, significou uma forma do governo se "prevenir" em rela~iio 
a ele. 0 carnaval significava a aglomera¢o p_opular, e todos, sem exce~ao participavam 
dele, o que poderia gerar manifesta~oes ou mobiliza~oes de carater social, o que amea~a 
a "ordem" social estratificada do regime republicano. Foi urn momento tambem de 
substitui~ao dos costumes, onde saiam de cena os velhos costumes de urn Brasil colonial, 
recheado de ingredientes das culturas negra e indig_ena, e entravam em cena a cultura e os 
costumes vindos da Europa. 191 

Mas, para muitos enVGWidl}s-com as-qoosroes pGliticas e -oociais; Cl)me por 

exemplo os anarquistas e comunistas na virada do seculo no Brasil, o futebol significava o 
contrario, urn "instrumento" social eficiente das elites para "ocupar" a popula~ao, 

desviando-a de possiveis mobili~oes de carater politico. Essa descri~ao do jogo pelos 
anarquistas surge porque o futebol passou a ser disputado fora dos clubes ricos, pela elite, 
e passa a ser pratica comum em industrias, por exemplo, com o surgimento de times 
formados por operarios, e tambem de Iigas operilrias. Campinas possuiu no passado uma 
Liga Operilria de Futebol. 

0 futebol passou inclusive a ter o apoio dos empresilrios, que viram no jogo uma 
possibilidade, no rninimo, de tentar "introduzir" seus operilrios ao mundo dele, 
empresilrio. Esses empregados, depois de horas de turnos, nao estariam em quadras 
luxuosas de tenis ou trampolins de piscinas nem desfiutando de outros jogos nos clubes de 
lazer e entretenimento, destinados a elite. 0 "lazer" do pobre era entao o futebol. No 
come~o do seculo, anarquistas e comunistas discutiam sobre o futebol, compreendendo-o 
como urn possivel instrumento burgues p_ara a manuten¢o da explora¢o do 
trabalhador. 192 

Mas e importante ressaltar que o sindicalismo muito se desenvolveu no Brasil 
desde o final do seculo XIX, sendo a classe operilria brasileira, inclusive, desde entao, uma 

190 Nos anos 70, com a transforma<;iio do futebol em prodnto-mercado!Ogico e de grande alcance s~al, 

muitos governos se utiliza<;iio do seu espa"' para difundir suas ideologias e propagandas. 
191 von SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes. Burguesia se diverte no reinado de Momo: sessenta anos de 

evolu9iio do camaval na cidade de Siio Paulo (1855-1915), A, Disserta<;iio de mestrado da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Uuiversidade de Sii.o Paulo, Sii.o Paulo, SP, 1984. 
192 ANTUNES, Fatima Martin Rodrigues Ferreira Anarquistas e Comunistas no Futebol de Siio Paulo. In 

Revista Leintra II (127) de dezembro de 1992, Sii.o Paulo, 1992. E, da mesma autora: Diversiio ou 

Trabalho ? 0 Futebol Dentro da Fabrica. In Revista Leintra 12 (141) de fevereiro de 1994, Sii.o Paulo, 

1994. 
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das mais organizadas e ativas da America Latina. Ate a decada de 20 do seculo seguinte, 
tambem surgiu no pais uma grande quantidade de jornais operitrios, ligados a crescente 
urbanizayao, e que agiam como catalisadores de discussoes politicas acerca do trabalho 
operitrio e de sua explorac;:ao pelos empresitrios. 193 Nao havia entao uma situac;:ao 
inconsciente e inoperante. 

Juarez Soares Moreira, conhecido cronista esportivo apelidado de "China", e que 
atua desde 1961 na imprensa escrita, radiofOnica e televisiva - alem de ter sido Secretitrio 
de Esportes da cidade de Sao Paulo na gestao de Luiza Erundina -, disse Ita alguns anos 
que se "tirarmos o futebol do povo, havera uma 'revoluc;:ao' no pais". Esta ai implicita a 

ideia formulada por soci6logos brasileiros na virada da decada de 60 para a decada de 70, 
quando viviamos no Brasil o pior momento da ditadura militar, a de que o "futebol e o 

6pio do povo". Tambem nos vern a mente a ideia de "pao e circo", herdada da cultura 
romana. Enfim, seria o futebol de fato urn fenomeno cultural passive! de ser controlado e 

utilizado pela elite burguesa para controlar os bilhOes de trabalhadores, fiis de futebol, 
espalhados pelo mundo? Eu diria que o futebol pode cumprir essa func;:ao sim, como 

tambem pode a musica, o cinema e principalmente a religiao, no nosso caso, a religiao 
crista, que se mostrou inumeras vezes nefasta para o povo brasileiro, quando por exemplo, 

impregnou a sua consciencia com urn conformismo conveniente para a ideologia 
dominante. 

Essa e uma questao social, cuia analise deve ser muito mais ampla para que se 
compreenda essa relac;:iio e dinfunica de maneira mais eficaz e total. A utilizac;:ao. do 

futebol, em inumeros mementos de nossa hist6ria, como instrumento de controle e 
alienac;:ao do povo ou da classe trabalhadora, deve ser entendida como uma parte do todo, 

uma pec;:a de uma engrenagem muito maior. A religiao e as escolas atuam de forma mais 
eficaz e mais relevante nesse sentido. Embora, dentro desses meios, perceba-se ao Iongo 

da hist6ria, o florescer de debates socials importantes para o fortalecimento da classe 
trabalhadora (povo) e sua !uta social. 

IV- 13. Historia do FutehoLModerno:.o inicio ate.1930 

Os primeiros passos para a organizaciio do futebol mtmdial 

Na Inglaterra o futebol profissional se estabelece ja em 1885. 0 profissionalismo 

quebra o controle do futebol pelos amadores nobres. Os times operitrios passam a formar 
equipes fortes trazendo jogadores de fora. A equipe do Darwin foi o primeiro a contratar 

urn profissional, urn pedreiro. 0 futebol voltava ao seu Iugar de direito, ao povo, 

resgatando suas origens populares. 

0 futebol feminine comec;:a a ser praticado bern cedo, em 1895, enfrentando o 
preconceito da epoca. Ao Iongo do seculo o futebol feminine resistiu em alguns lugares do 

mundo. Mas o preconceito sempre representava uma barreira para o seu 

desenvolvimento. 194 

193 FERREIRA, Maria Nazareth. A Imprensa Operaria no Brasil. Editora Vozes, Petr6polis, RJ, 1978. 
194 Existem registros de mulheres jogando jogos com bola deste o secu!o XVI. E mesmo o futebol 
modemo, em seu inicio, tambem foi praticado pelas mulheres. Existem registros de jogos de futebol 
jogados por mulheres na virada do secu!o no norte da !nglaterra. 0 govemo britanico chegou a intervir e o 
time fentinino, que arrastava multidiies aos estadios, resistiu o maximo que p6de ate desaparecer. Voltou a 
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A Inglaterra, enterrada em sua arrogancia, considerando-se muito superior aos 
demais paises na pnitica do futebol, procurou nao se "misturar", observando o esporte 
bretao se espalhar pelo planeta. Assim, a organizac;:ao do futebol mundial foi assumida por 

outros sem a participayao dos ingleses. A "Federayao Internacional de Futebol 
Associado", a F.I.F.A., foi criada no anode 1904, em Paris, Fran9a, por franceses, belgas, 

dinarnarqueses, holandeses, suecos, suic;:os e esQanh6is. 0 futebol foi incluido no prograrna 
dos Jogos Olimpicos em 1908. Em 1912, o futebol ja era uma grande atrac;:ao nos Jogos 
Olimpicos. 

Durante a I Guerra Mundial (1914 - 1918) houve uma pausa nas atividades do 
futebol, que ja era urn esporte bastante comum na epoca. Na manha de natal de 1914, 

soldados alemaes e ingleses abandonaram suas trincheiras para disputar uma amistosa 
partida de futebol. 0 horror da guerra de trincheiras fora deixado de !ado por algum 

tempo. 0 vencedor da peleja? A Q_az e o born senso venceram nessa manha. 

Nessa epoca o futebol ja era tambem amplamente disputado na America. 0 
primeiro Campeonato Sul-Americano de Seleyoes foi realizado em 1916, e o Ufllo."¥'li foi o 
campeao. Participaram desse certame apenas Uruguai, Argentina, Brasil e Chile. No ano 

seguinte, o Uruguai voltou a conquistar o se&~ndo campeonato. Despontavaa primeira 
potencia do futebol mundial. · 

0 Uruguai iria tambem conquistar as medalhas de ouro nas olimpiadas de 1924 e 
1928, e chamaria a atenc;:ao dos europeus ao seu refinado futebol, de muita habilidade. 

Tanto que na decisao de 1924, cerca de l 0 mil pessoas ficaram fora do estadio. Nao havia 
mais lugares para assistir a "magia uruguaia", como os europeus se referiam aos sul

americanos. Iniciava-se nesse momento tambem, diante dessa reverencia aos uffi&laios, a 
tradicional rivalidade entre o futebol europeu, baseado no vigor fisico, e o futebol sul

americano, baseado na habilidade. 

Com esse bicampeonato nas olimpiadas, o Uruguai passaria a ser chamado de 
"Celeste Olimpica". Celeste devldo ao azul claro de sua· camisa. Os uruguaios ate hoje se 

consideram tetracampeoes mundiais, pois tern os titulos olimpicos como titulos mundiais, 
ja que a primeira Copa do Mundo so seria realizada em 1930, copa essa vencida tambem 

pelos uruguaios, que a essa altura tambem ja haviam conquistado varios titulos sul

americanos. 

Com a organizac;:ao da classe trabalhadora em varios paises do mundo, a populac;:ao 
pode desfrutar de mais tempo para o lazer. 0 que fez o futebol atingir a todos, passando a 

ser o esporte predileto da populac;:ao ia nos prirneiros anos do seculo. 
Mas o futebol durante esses anos iniciais, enquanto conquistava seu espayo em 

meio a sociedade, era urn esporte de massa de carater bastante primitive. Sua pratica, bern 
como seus praticantes, nao haviam ainda sido absorvidos pela economia capitalista. 0 

ser jogado esporadicamente em outroS momentos na Inglatena. Na antiga Tchecoslovaquia chegou a , 
existir ate mesmo urn campeonato organizado para mulheres. Recentemente, a partir da decada de 1980, o 
futebol feminino ganhou novo impulso. Hoje, muitos paises possuem campeonatos de futebol feminino. 
incluindo o Brasil, onde se realizou a "Paulistana", o campeonato paulista femiuino. Ate campeonatos 
continentais e mundiais de sele¢es foram organizados pela F.I.F.A, que passou a organizar o futebol 
feminino. 0 Brasil ja conquistou titulos continentais. 0 mundial ainda e uma conquista inedita para o 
Brasil. As melhores sele¢es de futebol feminino hoje sao os Estados Unidos, Nomega, Suecta, China e 
Brasil. 
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"status burgues tradicional"
195 

niio havia ainda assimilado as grandes estrelas do futebol, 
basicamente amadores, cujos salfuios, principalmente na Inglaterra onde o 

profissionalismo chegou antes; niio erarrrmuitu- superiores-aos de operroios imlustriais 
comuns.

196 
0 futebol e .principalmente. .s.e.us. praticante.s. foram assimilados ... ao.. "status 

burgues tradicional" no mundo todo a partir dos anus 50, e se tornaram grandes estrelas 

com salirrios enormes, a pm tir dos-arrus-70-e-86; cum a transforma9iio -d1:r futebot em ·urn 
grande espetaculo, num evento mercadol6gico. 

IV- 14. Futebol na America 

0 futebol chegou ao continente americano, atraves da Argentina, ja na decada de 
1860. Trazido pelos ingleses que vinham da Europa trabalhar nas estradas de ferro e pur 

marinheiros, os primeiros jogos niio passavam de reunioes informais entre ingleses ali 
residentes. 0 primeiro jogo de futebol organizado na Argentina aconteceu ern 20 de junho 

de 1867, data que e considerada o "nascer do futebol na America". Essa partida se 
realizou onde hoje se encontra uma enorme pra9a no bairro de Palermo em Buenos Aires. 

Ha inclusive urn monumento comemorativo ao nascimento do futebol na Argentina e na 
America. 

0 futebol come9ou a se desenvolver na Argentina a partir de 1880, gra9as aos 

esfor9os de urn escoces chamado Alexander Hutton, considerado o patrono do futebol 

argentino. 0 primeiro jogo internacional das Americas ocorreu entre o argentino Alurniny 
e urn combinado de sul-africanos, vencido pelos sul-americanos. 

No Uruguai, o futebol chegou cedo tambem, na decada de 1880, com a realiza9iio 
de umjogo em La Blanqueda, em Montevideu. Em 1891 surge o Clube Cricket da Estrada 

de Ferro do Uruguai, que em 1914 passaria a ser o C.A. Peiiarol. Foi no Uruguai na 
.decada de 50 que nasceu urn esporte muito praticado hoje no Brasil, o Futebol de Salao. 

0 Brasil e hoje o melhor do mundo nessa modalidade. ~
97 

No Brasil, o futebol chegou a Sao Paulo em 1894, e os primeiros times surgiram 
no final do seculo XIX. 0 futebot-brasiteiro-serinrlmr dado maio adiante: · 

195 Expressao usada pelo historiador-egipcio;- fi!ho-de-pais emopeus;Eric-Hobsbawnr. Rcl"ere-seao que 
tradicionalmente confere status as pessoas na sociedade burguesa , condi~o alcan9ada em fun9:kr de 
alguma pratica ou fun9ao que conquistam grande proj~o social na cultura capitalista e burguesa. 
196 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos- 0 breve seculo XX 1914-1991. Companhia da&Letras, Sao 
Paulo, SP, 1995, pp. 197. 
197 Existe uma grande di&cussao sobre a origem do futebol de sallio: Urugual ou Brasil. Aos brasileiros, 
com certeza, resta a honra de ter inventado urn "futebol", o "futebol de mesa", ou como e popularmente 
cbarnado, "futebol de botiio". A data exata do seu surgimento e desconhecida. Mas meu pai, que nasceu 
em abril de 1945,jogou na sua intancia "futebol de botiio", e eu tambemjoguei. Foi somente nas decadas 
de 1980 e 1990 que o jogo ganhou reconhecimento e organ.iza~o, passando a ter inclusive campeonatos 
municipais e estaduais. Luta-se para se ter urn campeonato nacional e ate internacional, ja que o jogo foi 
"exportado" para outros paises. Os "botonistas", como sao cbarnados seus praticantes lutam para que o 
esporte chegue a ser urn esporte olimpico. Mas esta mnito longe disso. Nero o Futebol de Salao conseguiu 
ainda. Outras modalidades como "futebol sete", "futebol a cinco", "futebol society" eo "futvolei" foram 
criadas no Brasil, o "pais do futebol" mesmo. DUARTE, Orlando. Todos os Esportes do Mundo. Op. Cit, 
pp. 207-208. Ou, Hist6ria dos Esportes. Op. Cit., pp.238-239. 
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IV - 15. Futebol na Africa e na Asia 

0 futebol moderno chegou a esses continentes tardiamente. Na Asia chegou nas 

primeiras decadas do seculo XX, e heuve J.mlita- resisteooia-- para a saa- pffitiea-.- A1S¥ns 

paises se destacaram ao Iongo dos anos em Copas do Mundo, como a Coreia do Norte e a 

Coreia do Sui. A proxima Copa, em 2002, sera na Asia, no Japiio e nas Coreias. E a 

China, que nunca havia- ebtiOO- nada- em- :Meoot,- a- niie- ser com o-- futeboJ. femirm;10, 

considerado o melhor do mundo, conseguiu se classificar pela primeira vez para ·tima 

Copa. E o Japiio, onde muitos jogadores brasileiros viio jogar, possui hoje urn dos 

campeonatos mais organizados do planeta, aJ-L~e. 

Na Africa, o futebol chegou na segunda decada do seculo XX. Em 1911, em 

Acora, Gana, surge o Hards, o primeir-o-time 4e futebel-Eie-eontinente a!HGaoo-.- 0-:futeqol 

chega ao continente gra;yas aos ingleses espalhados em suas colonias, como era o caso de 

Gana. 0 futebol afi:icano nunca se profissionalizou efetivamente. A unica liga totalmente 

profissional criada na Africa, surgiu. na.Zilmhia_As..quest_Qes sociais ainda..sao.o maior 

problema para o desenvolvimento do futebol africano. Seus principals jogadores acab'am 

indo jogarna Europa, onde se profissiouaiizam. 

Em Copas do Mundo, a Africa ja produziu excelentes times. Em 1982~ a Argelia, 

que venceu a Alemanha Ocidental por 2 a 1 - primeira vitoria africana em Copas -, e 

Camar5es; que empatou todas as- n-es--partidas·que·Jea!izou, forarrr·desta:ques: Mas a 

grande surpresa do futebol afi:icano aconteceu em 1990, com a seleyiio camaronesli, que 

conseguiu chegar ate as quartas-de-final da competi;yiio, algo inedito para o futebol 

afi:icano. 

IV - 16. 1930 - 1950: a primeira Copa e disputada e a tragedia do 
Maracanii 

Durante a decada de 20, a F.I.F.A. discutiu a possibilidade de organizar urn 

campeonato de futebol entre sele;;:oes aberto ao mundo todo e fora das olimpiadas. Uma 

reuniiio decisiva para efetivar o sonho ocorreu em 1928. E em 1930, se realizaria a 

primeira Copa do Mundo. 0 certame foi realizado no Uruguai. Os uruguaios ergueram em 

seis meses o Estadio Centenario, ate hoje urn dos maiores estadios do mundo. A ta;ya, 

chamada de Jules Rimet, nome do presidente da FJ.F.A. na epoca e urn dos idealizadores 

da Copa do Mundo, era feita de ouro maci;yo e seria transitoria ate que uma seleyiio a 

conquistasse tres vezes, passando entiio a pertencer em definitivo a essa sele;yiio 

"tricampeii". Estabeleceu-se que a Copa seria realizada a cada quatro anos. 

Nessa epoca, muitos paises europeus ja tinham sua federa;yiio propria de futebol, e 

eram filiadas a F.l.F.A., e os principals campeonatos nacionais ja ocorriam nos principais 

centros do futebol mundial: na Inglaterra desde 1889, na Argentina desde 1893, na Itiilia 

desde 1898, no Uruguai desde 1900, na Alemanha desde 1903, na Espanha desde 1929, na 

Fran;;:a desde 1933, em Portugal desde 1935, etc
198 

198 0 futebol brasileiro sera tratado mais adiante. 0 primeiro campeonato organizado no Brasil nao foi urn 

certame nacional, mas o Carnpeonato Paulista, que passou a ser disputado a partir de 1902. 0 primeiro 
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As duas Copas seguintes, em 1934 e 193 8, foram vencidas pela Ita.Iia fascista de 

Mussolini, em meio a urn fervor nacionalista. A Italia tambem conquistou a medalha de 

ouro dosJogos Olimpicos de 1936, em Berlim. 0 tecnico do time italiano, a nova potencia 

do futebol mundial, foi Vittorio Pozzo. E em 1938, o futebol brasileiro come9ou a 

despontar para o mundo. A sele9iio foi terceiro Iugar no mundial, e o destaque brasileiro 

foi Leonidas da Silva. 0 Brasil, inclusive, perdeu para a poderosa ltalia nas semifinais por 

2al. 

As Copas de 1942 e 1946 nii.o ocorreram em fun9iio da II Guerra Mundial. Pena, 

pois o Brasil possuia na epoca urn dos melhores times do mundo, e o futebol ja era uma 

paixao nacional. Tanto que a proxima Copa do Mundo seria disputada no Brasil, em 1950. 

E para ela se ergueu o gigantesco Estadio Mario Filho, o Maracanii., no Rio de Janeiro, ate 

hoje o maior estadio do mundo, com capacidade para 200 mil pessoas, mas que teve sua 

capacidade reduzida para cerca de 1 SO mil pessoas pelas autoridades cariocas na decada 

de 1980, por precau9iio. 

Mas antes da Copa no Brasil aconteceu uma tragedia que chocaria o mundo. No 

dia 6 de maio de 1949, devido ao mau tempo, urn aviii.o bateu num morro de T urim e caiu. 

Todos morreram. Nele estava o time inteiro do entii.o poderoso Torino C. S.p.A., que 

estava proximo de se sagrar tetracampeiio italiano. 0 Toririo C. possuia dez jogadores da 

seleyii.o italiana, campeii. mundial em 1934 e 1938. 

Para essa Copa, alem dos "desfalcados" bicampe5es italianos, que chegaram de 

navio, a Inglaterra, que chegara de aviii.o e Cj!le ha muito havia perdido sua "majestade" no 

futebol, resolveu deixar a arrogancia de !ado e participa do seu primeiro mundial. Apenas 

para protagonizar a primeira "zebra"199 da historia das Copas. Os "poderosos" ingleses 

perderam por 1 a 0 para os Estados Unidos, que na epoca engatirihavam no futebol. 

0 Brasil era disparado o favoritcrpara o·titnlo: 0-otimismo foi tanto· que-no dia da 

final contra o Uruguai, torcedores usavam camisetas com dizeres "Brasil Campeiio do 

Mundo". Quanto maior a altura, maior tambem e o tombo. E o que se viu na tarde do dia 

16 de julho de 1950, num estadio lotado com mais de 200 mil pessoas - as catracas 

inclusive foram quebradas, o que permitiu a entrada de muito mais gente do que se 

esperava ou podia-, foi uma das maiores tragedias da historia do futebol. 

Para o Brasil bastava urn empate para sagrar-se campeii.o mundial pela primeira 

vez. E o adversario, o Uruguai, era bastante inferior a Sele9iio Brasileira. Os uruguaios 

haviam chegado a decisii.o com muita dificuldade, ao contrario do Brasil, que venceu com 

facilidade seus adversarios urn poi" urn. No jogo, o Brasil marcou primeiro. 0 Uruguai 

empatou e a partir dai o que se viu foi surpreendente. 0 Uruguai, jogando com muita 

garra, foi aos poucos equilibrando o jog() e faltando seis minutos para o final da partida, 

Ghiggia fez o segundo go! uruguaio. 0 Uruguai era campeii.o mundial pela segunda vez. 

A descri9iio dessa jornada em muitos orgii.os da irnprensa e por muitas testemurihas 

nos levam a urn contexto estranho e irreal. Urn estadio com mais de 200 mil brasileiros no 

mais completo silencio, interrompido apenas por choros mais exaltados que viriham de 

uma arquibancada im6vel. So se ouvia com muita nitidez os gritos de alegria dos 

modelo de certame nacional s6 ocorreria-no-ano-de-·~3-3, o-'Follteio Rio--sao Paulo, qne-s6-se-realizou ! 
nesse ano para voltar a ser disputado somente em 1950. 
199 ''Zebra" e urn termo muito usado no futebol para se referir a urn acontecimento ou, principalmente, a 
urn resultado de jogo, inesperado, surpreendente. 
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uruguaios, e era possivel ouvi-los de qualquer local do gigante Maracan1i. Os proprios 
uruguaios contaram posteriorrnente que nunca tinharn visto aquilo, e que se assustaram e 
ficaram impressionados com a tragedia brasileira num estadio tao grande, que fora 

construido para o Brasil ser campe1io do. mundo.200 De qualquer forma, apesar da derrota, 
o Brasil mostrava ao mundo ser uma nova potencia do futebol, reconhecida por todoi os 
cronistas da epoca. 

IV- 17. 1950 a 1970: o Brasil eo melhor do mundo! 

Alem do Brasil, ainda na decada de 50, come~u a despontar uma outra potencia, 
a Hungria, que tornaria na primeira metade dessa decada o maior time do planeta. 0 
extraordinario time himgaro era comandado pelo tecnico Guzti Sebes, e era forrnado 
basicamente por jogadores do Budapeste Honved S.E., time do exercito hungaro, onde 

jogava a estrela do time, o meia Puskas, ent1io major do exercito. Foi essa Hungria, que 
em 1952 aplicou duro golpe aos ingleses. A Inglaterra nunca havia perdido uma partida de 

futebol em seu "templo sagrado", o Estadio Wembley em Londres. Os hungaros a 
golearam por 6 a 3. 

A Hungria era a grande favorita ao titulo da Copa de 1954, na Suiva. Mas o 
excesso de confian<;:a !he tirou a ta<;:a. Os hungaros passaram com muita facilidade pelos 

adversaries, aplicando goleadas historicas, como 9 X 0 na Coreia do Sui, 8 X 3 na 

Alemanha Ocidental, 4 X 2 no Brasil e 4 X 2 no Uruguai. Na partida contra o Brasil 

houve muita briga dentro de campo e nos vestiarios. 0 jogo passou para a historia como a 
"batalha de Berna". 

A decis1io da Copa seria contra os alemiies ocidentais, equipe que a Hungria 
goleara na fase anterior. E tudo carninhava para o 6bvio, quando a Hungria, abriu ainda no 

primeiro tempo, 2 gols de vanta~m. Mas, os alemaes, surpreendentemente, empataram o 

jogo ainda no primeiro tempo. E a seis minutos do final do jogo, a Alemanha Ocidental 

marcou o terceiro go!. Puskas, a dois minutos do final, marcaria urn go!, anulado, pois o 
himgaro estava impedido

201 
E para a surpresa de todo o mundo, a Hungria n1io era 

campe1i mundial, como todoHlspe>avam, 

Pior, em 1956, eclode a Revolu<;:1io Hungara, o pais passa por grandes mudan<;:as e 
a Hungria nunca mais reeditaria urn time como aquele. Puskas exilou-se e passou a viver 

na Espanha, onde jogaria no Real Madrid C.F., que se tornaria o maior time da epoca. 0 
Real Madrid C.F., que mais tarde contratou o argentino Di Stefano, considerado ent1io o 

melhor jogador do mundo, conquistou cinco vezes a Copa dos Campeoes da Europa, 
recem criada para a disputa entre os times campeoes em seus respectivos paises. Os 

europeus o proclamaram "campe1io do mundo". 
Os sul-americanos questionaram essa coloca<;:1io. Assim, criaram o Campeonato 

Sul-Americano- mais tarde chamada de Ta<;:a Libertadores da America-, que reunia os 

campeoes sul-americanos. 0 primeiro campe1io sul-americano, o C.A Peiiarol do Uruguai 

desafiou o Real Madrid C.F. para uma disputa do que seria charnado de Campeonato 

200 A descri9ii.o dessa derrota e o sentimento que se estabeleceu no povo brasileiro e contada na obm: 
PERDIGAO, Paulo. Anatomia de uma derrota. L&PM Editures; ·Porto Alegre, RS, 2000. 
201 0 impedimenta e marcado quando o jogador, no momento do passe ou lan9ainento, antes de receber a 
bola, esti a frente dos zagueiros, tendo a sua frente somente 0 goleiro e nenhum outro defensor. 
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Mundial Interclubes - ja que os melhores times do mundo estavam ( e ainda estao) nesses 
dois continentes. Na primeira partida, no Uruguai, houve empate em 0 a 0. Na segunda 
partida, em Madrid, os espanh6is golearam os uruguaios por 5 a 1. 

0 Real Madrid C.F. perderia seu "post_o" com o surgimento de urn time, que ate 
hoje e considerado pelos cronistas do mundo, como urn dos melhores times da hist6ria, o 

brasileiro Santos F.C .. E foi nesse Santos F.C. q\le surgiu para o mundo urn jovem 
chamado Pele, que se tomaria o maior jogador de futebol de todos os tempos, coroado 

como o "Rei do Futebol". 0 Santos F.C. de Pele seria bicampeao sul-americano e 
bicampeao mundial em 1962 e 1963, ap6s derrotar na final, respectivamente, Benfica de 

S.L. Portugal e Milan A C. da Itiilia. 

0 futebol de Pele apareceria pela primeira vez na Copa do Mundo de 1958, na 
Suecia, quando o Brasil conquistaria pela primeira vez o titulo mundial. Com apenas 17 

anos, Pele marcaria seu primeiro go! em CoQ_as na Qartida contra o Pais de Gales, em 
vit6ria brasi1eira por 1 a 0, classificando o Brasil para as semifinais do certame. Na final, o 

Brasil derrotaria a Suecia por 5 a 2. Nesse ano aconteceu.outra tragedia no futebol. Urn 
aviao com o time ingles do Manchester United F. C. caiu em Munique. Morreram 8 

jogadores do time, que era o melhor da Inglaterra e tambem a base da selec;:ao inglesa. 

Em 1960 foi disputado o primeiro Campeonato Europeu de Selec;:oes, e a antiga 

Uniao Sovietica foi campeii Em 1962, na Copa do Chile, o Brasil chegaria ao 
bicampeonato com urn time ja envelhecido, mas ainda o melhor do mundo. Na final, o 

Brasil derrotou a Tchecoslovitquia por 3 a 1. Nessa CoQa, Pele se machucou no segundo 
jogo e nao pode mais jogar. Amarildo o substituiu e foi urn dos responsaveis pela vitoriosa 
campanha brasileira. 

Na Copa seguinte, em 1966 na Inglaterra, o Brasil era o favorito. Mas a 

desorganizac;:ao do futebol brasileiro prejudicou a preparac;:ao do time. 0 Brasil caiu logo 

na primeira fase ao perder para Hungria e Portu~, ambos por 3 a 1. A Inglatet:ra, 
finalmente chegaria ao titulo mundial, ap6s veneer na: final a Alemanha per 4 a 2. 

Finalmente em 1970, o Brasil ganharia o reconhecimento do mundo como o 

melhor time do planeta. Seria tambem a consagrac;:ao de Pele e sua gerac;:ao. 0 Brasil 

sagrou-se campeao do mundo na Copa do Mexico. AQ.6S veneer na final a Italia p_or 4 a: 1, 
o Brasil conquistou o mundial pela terceira vez, o que lhe deu o direito de possuir em 

definitive a Copa Jules Rimet. 
Nesse periodo, alguns times comec;:aram a despontar. Eram clubes esQanh6is, 

italianos, ingleses, portugueses e escoceses, na Europa, e uruguaios, brasileiros e 

argentinas, na America do Sui. Nao por coincidencia, esses paises possuiam as melhores 
selec;:oes nacionais, com alguns deles ja campeoes do mundo. E os encontros dessas 

potencias (Brasil, Argentina, Uruguai, Ititlia, Alemanha, Inglaterra, Franc;:a, Espanha, 

Portugal e Rolanda) correspondem hoje aos maiores classicos do futebol mundial, o 

mesmo vale dizer quando estao em campo seus clubes e nao as selec;:oes nacionais. 
Foi tambem entre os anos de 1950 e 1970 que o futebol africano e o futebol 

asiatica comec;:aram a conquistar espac;:o no cenitrio mundial. Urn exemplo foi a Coreia do 

Norte, que disputou nesse periodo as Copas de 1954 e 1966, sendo que na ultima chegou 

a veneer a Italia por 1 a 0, desclassificando os italianos na I fase do certame. 
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IV - 18. 1970 - 2000: o futebol vira espetaculo e objeto valioso para os 

meios de comunicadio 

As conquistas do futebol brasileiro no periodo anterior derarn ao Brasil o status de 
ser o melhor futebol do planeta, status que ainda e sustentado pelo futebol brasileiro, hoje 

nao mais sozinho. A partir da decada de. 70, o futebol passa a ser explorado com mais 
intensidade pelos meios de comunicaylio, principalmente a televisao. A primeira Copa 

transmitida ao vivo pela tele.vislio foi a Copa de 70, no Mexico. E o futebol se transforma 
num grande neg6cio para a midia. Em 1971 e realizado o primeiro Carnpeonato Brasileiro 
de futebol, vencido pelo C. Atletico Mineiro (MG). 

T arnbem a politica mundial passa a interferir diretarnente no esporte. Em 

Olimpiadas e Copas, Estados Unidos e Uniao Sovietica realizam boicotes como 
manifestaylio politica. Atentados como o ocorrido na Olimpiada de 1972 passam a ser 

temidos a cada grande evento esportivo no mundo. 
Na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, o Brasil terminou em quarto Iugar. A 

Alemanha Ocidental e carnpeli a12.6s veneer a Rolanda por 2 a 1. A Rolanda, charnada de 
"Laranja Mecanica", foi o destaque da competiyao, encantando o mundo com o seu 

futebol. Eo novo trofeu colocado em disputa foi a "Copa FIF A", tarnbem de ouro. 

0 sucesso da seleyao holandesa nao representou nenhuma surpresa, principalmente 

para os europeus que assistirarn os times holandeses conquistarem os titulos europeus de 
clubes campe5es de 1970 a 1973, atraves do S.C. Feyenoord, carnpeao em 1970, e do 

F.C. Ajax, que venceu nos anos seguintes, sagrando-se tricampeao europeu. 

0 primeiro titulo da Argentina viria na Copa de 1978, disputado em seu territ6rio. 

0 pais vivia uma dura realidade politica, a ditadura militar. E para o govemo argentino, a 
realizaylio da Copa e principalmente vence-la era fundamental ate para desviar a aten¢ao 

do mundo dos horrores do regime e tarnbem p;rra CJ!te o sucesso da selec,;ao nacional fosse 
utilizado como propaganda e marketing do govemo militar argentino. A Argentina foi 

carnpeii, ap6s derrotar na final a Rolanda por 3 a 1. 0 Brasil terrninou a competiyao em 

terceiro Iugar. No confronto entre argentinos e brasileiros, que terrninararn a competiyao 
invictos, houve urn empate em 0 a 0202 

Na Espanha, em 1982, ~ Br.asil--levafia- &- Ge~ urn- time, que·· aj:~esar- de nao 

conseguir o titulo, entraria para a hist6ria como urn dos melhores da hist6ria. A Ita!ia foi 

campeii, derrotando na final a Alemanha Ocidental por 3 a 1. E foi diante dessa Ita!ia que 

o Brasil caiu, ap6s perder por 3 a 2,
203 

com tres..gols..de..Paolo Rossi, que foi considerado 
o melhor jogador da Copa e tambem o "carrasco do Brasil". A derrota brasileira e 

chamada ate hoje de o "desastre de Saniit'', nome do tocah:!a-partida. 

201 Essa e a primeira Copa de que me lernbro.· Tinha--sete-anos-e-mrverdade, lembro apenas de ter-assistido 
o jogo Argentina 0 X 0 Brasil. E nada mais. 
203 Essa derrota foi ao mesmo tempo muito triste e estranlta. Lembro-me que estava na casa de meus avos 
ntatemos em Atibaia. Quando o jogo acabou, enquanto muitos choravam, eu simplesmente nada fiz. 
Peguei unta bolinha velha e, em total e absoluto silencio, fui chutar Ia fora. Foi estranho, nao dava para 
acreditar que aquela sel~ao maravilhosa caira e estava fora da Copa ... 0 meu sentimento nao foi 
exclusivo. Aquela sel~iio era muito boa, uinguem poderia intaginar que ela poderia perder a Copa, nem 
mesmo a imprensa estrangeira, que tambem ficou surpresa com a derrota brasileira para os italianos. : 
Minha experiencia foi a mesnta vi vida por milhares de brasileiros na epoca ... 
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Depois dessa Copa, a televisao come<;:ou a investir cada vez mais no futebol, urn 
espetaculo cada vez mais rentavel. A TV Bandeirantes, por exemplo, come<;:ou a transmitir 

o Campeonato Italiano, numa epoca em que io~dores brasileiros come9aram a ir jogar na 
Italia e em outros paises europeus aos montes. 0 primeiro, nessa epoca, a sair _Joi o 
volante Falcao, astro da sele<;:ao de 82, que trocou o S.C. Internacional (RS) pelo A.S. 

Roma, onde viraria o ''Rei de Roma", devido a sua grande atua<;:ao no time italiano e ao 
titulo italiano que a AS. Roma conquistaria em 1983, depois de 41 anos. 

Ainda como exemplo dessa apropria<;:ao do futebol como produto mercadol6gico 

esta a criayao da Copa Toyota, que transferia para T6quio no Japao, a partir de 1980, a 
decisao do Campeonato Mundial lnterclubes, em urn jogo unico. 0 objetivo era trazer 
para o Japao, onde o futebol come9ava a ser difundido - para hoje ser uma das paixoes do 
povo japones -, uma partida entre os campeoes europeu e sul-americano, os "melhores do 

planeta". E principalmente, porque os .@poneses perceberam na comp_etiyao urn 
extraordinario potencial mercadol6gico, movimentando muito dinheiro. Ate hoje, a 

partida, que ja virou tradi91io no Japao, desperta urn enorme interesse em todo o mundo, 
inclusive Japao. 0 resultado desta investida no Japao e que o campeonato nacional 

japones, a J-League, e hoje urn sucesso, e a proxima Copa do Mundo (2002) sera 
realizada em solos japones e coreano. A primeira decisao da Copa Toyota em T6quio foi 

vencida pelo C. Nacional F. do Uruguai, qge derrotou o Nottingham Forest F.C. da 
Inglaterra por 1 a 0 204 

Em 1984, o Brasil- conseguffia,. ~- primeifa- vez uma medalha- em Jogos 

Olirnpicos. Foi prata em Los Angeles, perdendo a decisao para a Fran9a por 2 a o: A 
Fran9a come9ava a montar urn forte time, que naquele mesmo ano seria campeao europeu. 

Na copa de 1982, a Fran<;:a ja havia ficado entre os quatro finalistas, e o mesmo 

aconteceria em 1986, na Copa do Mexico. Essa gera9ao francesa, embora a melhor que a 
Fran<;:a ja produzira, nao conq_}listou uma Copa do Mundo, mas abriu caminho para a 

gera9ao que ganharia a Copa de 1998, em cima do Brasil. 
As Copas de 1986 e 1990 foram vencidas respectivamente QOr Argentina e 

Alemanha. Alias essas duas sele<;:oes jogaram as duas finais. Na primeira, a Argentina 

derrotou a Alemanha por 3 a 2. E na segunda, os alemaes deram o troco vencendo a 
Argentina por 1 a 0. Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil voltou a ser campeao 

mundial, ap6s veneer a Italia nos penaltis QOr 3 a 2 (no tempo normal e prorroga9ao, 

houve empate em 0 a 0), tendo sido essa a primeira Copa decidida nas cobran9as de 

penal tis. 

204 A F.l.F .A. realizou ern 2000 o Carnpeonato Mundiah:!e· Clubes ·(da-FIF A), ern que reuniu todos os 
campeiies continentais pela prirneira vez. E o prirneiro campeiio rnundial de clubes foi o S.C. Corinthians 
P. (SP), que entrou como representante do pais sede, Brasil, porter sido carnpeiio brasileiro ern 1998 (foi 
tarnbc!rn carnpeao ern 1999). 0 time paulista derrotou na decisilo o C.R. Vasco da Garna (RJ), que entrou 
como o carnpeiio sul-arnericano de 1998, na cobran<;a de penaltis, 4 a 3, ap6s ernpate no tempo normal e 
prorroga<;iio ern 0 a 0. Os outros participantes: Al Nassr da An\bia Saudita, Manchester United F. C. da 

Inglaterra, Raja Casablanca de Marrocos, Rayos del Necaxa do Mexico, Real Madrid C. F. da Espanha e 
South Melbourne da Australia. A segunda edi<;iio do certarne, que tende a substitnir a Copa Toyota 
(Mundial Interclubes) deveria ter ocorrido em 2001, mas a F.l.F.A adiou para 2003, eo pais sede sera a 

Espanha. 
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E na ultima Copa do Mundo, disputada em 1998 na Franya, o Brasil chegaria de 
novo a final, mas perderia o jogo para a Franya por 3 a 0. Essa foi a maior derrota 

brasileira em Copas do Mundo, no saldo de gols. 

IV - 19. Futebol no Brasil: origens 

Oficialmente o futebol chega ao Brasil no ano de 1894, trazido por Charles Miller, 
nascido no dia 24 de 1874 na Rua Monsenhor de Andrade, no bairro do Bnis em Sao 
Paulo. Mas uma decada antes, em 1874, ha registros de marinheiros ing!eses jogando 
futebol na praia da Gloria no Rio de Janeiro205

, e tambem existem informay5es de que 

marinheiros ingleses jogaFam-Gootfa--comllinaaes de- bFasileifoo...nos literais--oo sao. Paulo, 
Santos e Pemambuco.206 

· 

Charles Miller, que era fiffio de mgleses, f61estuaar na Banister Court School, em 

Southampton na Inglaterra em 1884. Enquanto hi permaneceu, Charles Miller jogou no 
time ingles do Southampton, destacando-se ao marcar 41 gols em 25 partidas. Em 12 de 

outubro de 1894, desembarcou no Brasil com duas bolas de couro e trazendo consigo as 
regras de urn jogo, que ninguem conhecia por aqui. Assim nascia o futebol no Brasil, pais 

que decadas mais tarde seria chamado pelos cronistas do mundo inteiro "pais do futebol". 
0 primeiro clube esportivo de Sao Paulo foi fundado em 13 de maio de 1888 por 

urn grupo de ingleses para jogar o criquete, era o Sao Paulo Athletic Club, clube que anos 

mais tarde tambem teria urn time de futebol, em 1896, por iniciativa de Charles Miller,. que 

tambem jogaria pelo time. 0 SP AC, como era chamado, entraria para a hist6ria como o 
primeiro time de futebol brasileiro e o primeiro campeao de futebol do Brasil, ao veneer o 

Campeonato Paulista de 1902
207

• A primeira. partida. de. futebol no BrasiL fai jog~da 
oficialmente urn ano antes, em I 4 de abril, quando Charles Miller reuniu funcioniuios ·de 

duas empresas inglesas, o LondorrBank e a-SwPaul:o-Raitway (SPR}; panr-dispul!llJ o 
. . 

nOVOJOgO. 

Charles Miller tambemjogaria p_or outros times, como o Corinthian F.C., em 1892, 
quando foi convidado a atuar contra urn selecionado de Hampshire. Nessa epoca, Charles 

Miller, por ter baixa estatura, ganhou o apelido de "Nipper" ("Garoto"). 0 Corinthian 
F.C. venceu por 1 a 0. Em 1910, o Corinthian F.C., que se tomaria o mais famoso time 

amador da Inglaterra, realizou uma excurslio ao Brasil. No Rio de Janeiro, foram 3 jogo,s e 

3 vit6rias, marcando 23 gols e sofrendo apenas 4. Em Sao Paulo, o time ingles joga mais 

tres vezes e obtem 3 vit6rias, marcando 15 ggls e sofrendo apenas 2. Seu futebol encantou 
OS brasileiros. Em 1° de setembro de 1910, e fundado em Sao Paulo 0 S.C. Corinthians 

Paulista, cujo nome foi inspirado no time ingles . ..._ 

205 KLEIN, Marco Aurelio. Futebol Brasileiro 1894 a 2001. Editora Escala, Sao Paulo, SP, 200 I, pp. 36. 
206 wriTER, Jose Sebastilio. Breve Hist6ria do Futeboi-Brastreira: Op: t:it., pp. lO-lL 
207 0 primeiro campeonato realizado no Brasil foi o paulista em 1902. E a liga que organizou o certame 
foi a primeira liga criada no pais, a Liga Paulista de Futebol. 0 sao Paulo Athletic Club conquistou os tres 
primeiros certames, em 1902, 1903 e 1904. Em 1902, inclusive, o artilheiro da competi9ao foi o seu 
principai jogador, Charles Miller com I 0 gols. Em 1904, ao lado do companheiro de time Boyes, Charles 
Miller repetiria a dose marcando 9 gols. 0 SPAC voltaria a ser campeao paulista em 1910, e no ano 
seguinte disputaria seu Ultimo certame, pois diante da intensa populari2a9iio do futeboL resolveu se retirar 
da competi9iio e da modalidade. 
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0 primeiro time fundado somente para a disputar futebol foi o time do colegio 

Mackenzie, fundado em 1898 na cidade de Sao Paulo. Quatro anos depois, em 1902, o 

A.A. Mackenzie College estrearia no Campeonato Paulista jogando contra o S.C. 

Germania, atual clube Pinheiros. Ambos nao mais possuem times de futebol. 

0 Campeonato Paulista e hoje o mais antig_o e tradicional campeonato estadual 

disputado no Brasil. De 1902 a 19l2, a Liga Paulista de Futebol (LPF), fundada em 14 de 

dezembro de 1901
208

, organizou sozinha a competi<;:ao. Em 1912 houve uma cisao no 

futebol paulista, por divergencias entre seus dirigentes. Alguns queriam popularizar o 

futebo~ outros preferiam mante4o elitizado.- Ta:rnbenrhotrve discussao ·quamo-·ao-estlidio 

que seria oficial. A LPF queria o Parque Antarctica e o C.A. Paulistano preferia o 

Vel6dromo. Assim, o C.A. Paulistano e a A.A. das Palmeiras, time que o apoiou,- se 

retiraram da LPF e fundaram A Associa<;:iio Paulista de Esportes Atleticos, a APEA. A 

nova liga vai ano a ano se fortalecendo. De 1913 a 1916, o futebol paulista ficou dividido 

com a realiza<;:ao de dois certames, urn org_anizado 11.ela LPF e outro org_anizado pela 

APEA, que passa a organizar a competi<;:ao sozinha a partir de 1917, quando desaparece a 

LPF. 

A APEA consegue reunir tres times, considerados os melhores da epoca, o C. A. 

Paulistano, S.C. Corinthians P. eo Palestra Itiilia. 0 trio foi chamado de "trio de ferro" do 

futebol paulista209 De 1917 a 1925, a APEA e a unica entidade do futebol paulista. Nessas 

primeiras decadas do seculo XX, o futebol se populariza rapidamente. 

Mas, nos primeiros anos·do·seculo-XX; crjugo·ainda-era- visto· com·estranheza-por 

muitos brasileiros. Nessa epoca, numa carta do jornalista Celso de Araujo de Sao Paulo 

para o seu amigo Alcino Guanabara do Rio de Janeiro, ele descreve toda a sua estranheza 

em rela<;:ao ao entao "football": 

"La pelos !ados da luz da Bam retiro, um grupo de ingleses maniacos, como eles so, 
punha de vez em quando a dar pontapes 1mma coisa parecida com bexiga de hoi, dando

lhe grande satisja9ao e pesar, quando essa esJ!.ecie de bexiga amarelada entrava par um 
retdngulo jormado par paus. "210 

Nas duas primeiras decadas do seculo, o maior idolo do futebol brasileiro foi o 

Arthur Friedenreich,211 que jogou no poderoso C.A. Paulistano de Sao Paulo. "Fried" foi 

chamado pelos sul-americanos, uruguaies e aFgentioo&,-encaBtados com-o-S<lu--futebol e. os 

unicos que tiveram o privilegio de testemunhar seu futebol, de "El Tigre"_;m Nessa epoca, 

o futebol ainda era urn esporte de poucos, da elite. Negros pouco praticavam o futebol, 

208 Os times fundadores foram o SPA€, o-S. C. lntet nacional;a-.kA Maclrenzie College; ·o·S:€-. 6errnful.ia 
e o C.A Paulistano. 
209 Nos anos 30, o C.A Paulistano, que parara como furebol em·t929, foi substituldo pelo Sao Paulo I:.C. 
na forma9'io do segundo e definitive "trio de ferro" do futebol paulista. · 
210 Trecho da carta do jornalista Celso de Araujo ao seu arulgo Alcina Guanabara. In As Origens do 

P/aneta Bola, in Historia do Futebol, video I, Op. Cit.. 
211 Tive uma arulga que estudou corulgo tres anos no Colegio Anglo. Chamava-se Andrea Puglia, e 
descendia de alemiies. Arthur Friedenreich fora seu tio-avo. Lembro-me de que ela se espantou par eu 
ficar maravilhado e emocionado ao saber disso ... 
212 Ver: COST A, Alexandre da. 0 Tigre do Futebo/: Uma viagem pelos tempos de Arthur Friedenreich. 

DBA, Sao Paulo, 1999. 
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principalmente porque eram proibidos de jogar nos clubes. Em 1920, o entiio presidente 

da republica, Epitacio Pessoa, chegou a sugerir em 1921 que a Selevao Brasileira niio 

levasse negros ao sul-americano213
, motivo pelo qual o escrete brasileiro, com poucos 

craques entiio, era urn time ~ruim,. 

Depois de Siio Paulo, o futebol se espalhou por outros estados do pais. Em 1904, 
foi fundada na Bahia a Liga Bahiana de Esportes Terrestres, que no ano seguinte organiza 

o primeiro Campeonato Baiano e segundo certame do pais. 0 primeiro carnQeiiO baiano 

foi o Internacional. 0 terceiro campeonato realizado no Brasil foi o carioca, organizado 

pela entiio recem criada Liga Metropolitana em 1906. 0 Fluminense F.C. sagrou-se 

campeiio carioca. Outros estados seguiram os passos desses pioneiros e tambem 

organizaram seus respectivos certames. Os campeonatos estaduais surgem no Para em 

1913, em Amazonas em 1914, no Parana e em Pernambuco em 1915, em Minas Gerais em 

1916, na Parruba em 1917, no Maranhao, Sergip_e e Piaui em 1918, no Rio Grande do Sui 

em 1919, no Rio Grande do Norte e no Ceara em 1920, em Santa Catarina em 1924 e em 

Alagoas em 1927214 

Em 1907 foi disputado o primeiro-embate-entr0- as- sele<roes de Siie Paulo- e Rio. de 

Janeiro. Na primeira partida no Rio de Janeiro, os paulistas venceram por 4 a 1, e na 

segunda pe!eja realizada em Siio Paulo, nova vit6ria paulista aconteceu, agora por 1 a 0. 0 

trofeu seria entregue pelo presidente da Republica, mas os paulistas nunca o receberam. 

Somente em 1922, a Confederayiio Brasileira de Desportos, CBD, que e fundada em 

1916215
, organiza o Campeonato Brasileiro de Seleyoes, sendo essa a primeira competi9iio 

de carater nacional. Por ser um pais muito grande e por ser muito dificil se locomover a 

distancias muito grandes na epoca:, niio- fura-·possivet· reafu:ar ainda-mrrcarnpeo~to 

nacional entre clubes. 0 Campeonato Brasileiro de Sele<;:oes foi realizado ate 1963. Em 

1987 foi realizada uma ultima edi9iio do certame. 

Em Siio Paulo, no ano de 1926, come9a a haver debates sobre a profissionalizayiio 

no futebol. 0 futebol paulista, devido a divergencias quanto a esse tema, sofre nova cisiio 

entre 1926 e 1929, quando siio realizados do is certames, o da APEA, e o da Liga dos 

Amadores de Futebol, a LAF, fundada pelo C.A. Paulistano, contrario a profissionalizayiio 

e a populariza9iio do futebol. Para promover os certames, times do interior, como a Ponte 

Preta, o Guarani, o Paulista F. C. de Jundiai e o Comercial F.C. de Ribeiriio Prete, entre 

outros, siio convidados a participar. A Ponte Preta disputa dois anos o certame da LAF 

(1928 e 1929) e o Guarani joga o certame da APEA por quatro anos (1927 a 1930). 

Porem com as rapidas mudanyas no futebol, q),le fizeram desaparecer o futebol amador e 

elitista das primeiras decadas, a LAF niio resiste por muito tempo e deixa de existir em 7 

de janeiro de 1930, mesmo ano em que o seu principal clube abandona o futebol, o C.A. 

Paulistano. A APEA volta entiio a comandar novamente sozinha o futebol paulista. E com 

essa entidade que o futebol paulista se toma pmfissiona~em 1933. A partir dai e durante a 

decada de 40, o futebol brasileiro passa entiio a perder jogadores para o futebol europeu. 

213 KLEIN. Marco Aurelio. Futebol Brasileiro 1894 a 2001. Op. Cit., pp. 39. 
214 Outros campeonatos estaduais surgem bern mais tarde, e o caso dos estados do Espirito Santo em 1940, 
Goi:is e Amapa em 1944, Acre em 1947, Distrito Federal em 1973, Mato Grosso 1974, Mato Grosso do 
Sull979, Rondonia em 1991. Tocantins em1994 e Roraima em 1995. 
215 A CBD e fundada pe1os estados da Bahia, Minas Gerais, Para, Parana e Rio Grande do Sul. Nesse 
mesmo ano e1a se filia a Confedera93o Sui-Americana de Futebo1, a Conmebo1, e em 1923 a F1F A. 
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No ano de 1934, come9a a haver no pais uma acirrada disputa pelo controle do 
futebol brasileiro. De urn !ado estava a CBD. Do outro, a F edera9ao Brasileira de Futebol, 

a FBF. Em I 0 de dezembro de 1934 e fundada a Lig;t Bandeirante de Futebol, pela CBD e 

por alguns dos principals times do pais, como S.C. Corinthians P. (SP) e Palestra Ita!ia 

(SP), apoiados pelo C.R. Vasco da Gama (RJ) e Botafogo F.R. (RJ). A Lig!t Bandeirante 

de Futebol, favonivel a profissionaliza9ao e popularizayao do futebol, muda de nome, 

passando a se chamar, em 11 de fevereiro de 1935 de Liga Paulista de Futebol,.LPF216
, e 

depois, em 13 de agosto de 1937, como desaparecimento da APEA, muda novamente seu 

nome para Liga de FuteborPaulista;<I:FP;·e-J:ogo-enrseguida para Liga de Futeb(lhdo 

Estado de Sao Paulo, LFESP. As mudanyas de nome tiveram como obietivo congregar 

mais times do estado. 

0 futebol de Sao Paulo ficou dividido nos anos de 1935 e 1936, mas a 

concorrencia faz com que a APEA nao resista, desaparecendo em 1936. A partir de 1937 

o futebol paulista passa entiio a ser administrado por uma Unica entidade. Depois de todas 

as mudan9as de nome narradas no paragrafo anterior, a entidade muda definitivamente seu 

nome para Federa9ao Paulistade.FuteboLaEl'F,_em_l9412
n A entidade era agora algo 

muito maior que uma liga. Era uma federa9ao que congregava muitos times de- muitas 

cidades, que pertenciam irs-·suas·respectivas ·tigas-timnicipais ou regionais:· :E· o- caso ,de 

Ponte Preta e Guarani, filiadas a FPF e tambem a Liga Campineira de Futebol: LCF, 

fundada em 1935. 

Em 194 7, a FPF come9a a organizar o Camp_eonato Paulista da II Divisao, e que a 

partir do ano seguinte passa a usufruir a lei do acesso, em que o campeao da II Divisao 

sobe para a I Divisao, e o ultimo da I Divisao cai para a II Divisao. 0 E.C. XV de 

Novembro de Piracicaba vence o certame em 1947 e 1948, subindo em 1949. 

0 Brasil, durante toda a decada de 40, apresentou somente os campeonatos 

estaduais, alem do Campeonato Brasileiro de Seley5es. Porem, nesse periodo come9ou a 

se cogitar a cria9ao de urn certame de carater nacional p_ara clubes. Ainda era muito dificil 

realizar viagens longas. Assim, a rivalidade cresceu mais regionalmente. No eixo Rio-Sao 

Paulo, que sempre foi o mais forte e organizado do futebol nacional, a rivalidade nos anos 

40 foi bastante instigada, principalmente pela imprensa. Os estados de Sao Paulo e Rio de 

Janeiro precisavam de urn certame que fosse alem de seus limites como estado. 0 
Campeonato Brasileiro de Seleyoes ja nao era suficiente, e ano apos ano perdia prestigio e 

interesse. Em 1933, ja havia sido realizado o Torneio Rio-Sao Paulo, vencido pelo 

Palestra Italia. Os principals clubes dos dois estados e principalmente a imprensa se 

mobilizaram com o intuito de recriar a competi9ao, q_ue envolveria os mais fortes times do 

pais. 
Assim, em 1950 come9a a ser disputado o Torneio Rio-Sao Paulo, basicamente o 

primeiro campeonato de carater nacional, ja que de fato reunia os melhores times do pais, 

216 Que nada tern aver com a primeira-ioPF, criada·em- 19~. 
21

' A mudan<;a de nome culrninou com uma "funda<;ao ~ de Uma "nova~ entidade, mas que a rigor apenas 
mudara de nome. Os onze clubes fundadores da FPF foram o S.C. Corinthians P., Palestra ltalia (que no 
ano seguinte mudaria seu nome para S.E. Palmeiras), Sao Paulo F. C., A. Portuguesa D., C. A. Juventus, 
C.A. Ypiranga, Comercial F. C. e Sao Paulo Railway A.C. (que muda seu nome para Nacional A. C. em 
1946 ), times da capital, e Santos F. C., A.A. Portuguesa e Espanha F.C. (ou Hespanha F.C., que em 1942 
mudou seu nome para Jabaquara A. C.), times de Santos. 
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que estavarn no eixo Rio-Sao Paulo. 0 campeao dessa competir;ao podia assim ostentar o 

titulo simb6lico de "carnpeao brasileiro". 0 Qrimeiro campeao do certarne foi o S.C. 
Corinthians P .. 

No final da decada de 60, outros times em outros estados comeyarn a despontar 

como potencias, abalando a hegemonia paulista e carioca. 0 estado de Minas Gerais, com 

Cruzeiro E. C., C. Atletico Mineiro. e America F.C., o estado do Rio Grande do Sui, com 
S.C. lnternacional e Gremio F.P., o estado do Parana, como Coritiba F.C. eo C. Atletico 
Paranaense, o estado da Bahia, com o E.C. Bahia e o E.C. Vit6ria, o estado de 

Pernambuco, como Sport C. Recife, o C. Nautico C. eo Santa Cruz F.C., eo estado do 
Ceara, com Fortaleza E.C. e Ceara S.C., sao exemplos de estados com times que 
comer;arn a se destacar e a reivindicar uma posir;ao de destaque entre os melhores do pais. 

Diante dessas mudanr;as, e criada, em 1959, a Ta9ll Brasil, reunindo os carnpeoes 
estaduais do Brasil. E uma arnostra de que a hegemonia de Sao Paulo e Rio de Janeiro 

podia ser questionada, fica evidente logona primeira edir;ao da Tar;a Brasil, quando o E. C. 
Bahia (BA) e o carnpeao, ap6s veneer duas vezes (2 a 0 e 3 a 1) em tres jogos o poderoso 

Santos F.C. (SP) de Pele Cia, perdendo somente uma peleja (3 a 2). Em 1966, novarnente 
o titulo nao ficou com urn time do eixo Rio-Sao Paulo. 0 Cruzeiro E.C. (MG) ;foi 

campeao nesse ano ao veneer duas vezes o ainda poderoso Santos F.C. (SP), 6 a 2 e 3 a 2. 

Antes, outras equipes ja tinharn surpreendido chegando a decisao da Ta9ll Brasil. Foi o 

que aconteceu em 1960, quando o Fortaleza E.C. (CE) enfrentou o S.E. Palmeiras (SP), 
em 1961 e 1963, quando o E. C. Bahia (BA) jogou mais duas finals contra o Santos F. C. 

(SP), em 1967, quando o C. Nautico C. (PE) decidiu com o S.E. Palmeiras (SP), e em 
1968, na ultima ediyao da Tar;a Brasil, novarnente o Fortaleza E.C. (CE) chegou a 
decisao, desta vez contra o Botafogo F .R. (RJ). 

Em 1936 ja havia sido disputada uma competir;ao entre carnpeoes estaduais, 

organizados pela FBF. Foram convidados os campeoes de Sao Paulo (A. Portuguesa D.), 
Rio de Janeiro (Fluminense F. C.), Minas Gerais (C. Atletico Mirteiro) e Espirito Sahto 

(Rio Branco F.C.). 0 time mineiro sagi:ou-se carnQeao. Em 1922, America F.C. (RJ) e 
S.C. Corinthians P. (SP) realizaram tarnbem uma disputa entre campeoes estaduais. 

0 Torneio Rio-Sao Paulo comer;ou a p_erder o prestigio em me<!.dos dos anos 60. 

Chegando em 1966, na ultima edir;ao da competir;ao, a nao ser finalizado, devido a falta de 

datas disponiveis para a disputa das finais, em funr;:ao da Copa do Mundo da Inglaterra, 

que foi disputada naquele ano. Nesse ano, o Torneio Rio-Sao Paulo terminou comquatro 

carnpeoes: Botafogo F.R. (RJ), Santos F.C. (SP), C.R. Vasco da Garna (RJ) e S.C. 

Corinthians P. (SP).218 

Para substituir o Torneig-~Fayle, G-s-~paulistas, c~s-ed@ outr,os 

estados, atraves da CBD, aprovararn a criar;ao, em 1967, da Tar;:a de Prata ou Torneio 

Roberto Gomes Pedrosa, apelidado de "Robertao". Com a disputa desse certame, a Tar;a 

Brasil, que ja apresentava sinais de desgaste, parou de ser disputada em 1968. 0 primeiro 

carnpeao da Tar;a de Prata, em 1967, foi o S.E. Palmeiras (SP), ap6s veneer o 

218 Como intuito de recuperar a tradi<;iio desse tomeio e instigar·a m-alidade entre Sao Paulo e Rio ;de 
Janeiro, alem de haver grande apoio da imprensa, que ve no certame uma excelente opomtuidade 
mercadol6gica, o Tomeio Rio-Sao Paulo voltou a ser disputado em 1993, 1997, 1998, 1999 e 2000. Em 
2002, com a cria<;iio da entidade Liga Rio-Sao Paulo, o certame sera disputado com o niunero recorde de 
16 times, e a perspectiva de substituir gradualmente os certames estaduais de Sao Paulo e Rio de Janeiro. 
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quadrangular final contra S.C. Corinthians P., S.C. Internacional e Gremio F.P .. A Tar;:a de 

Prata durou apenas quatro anos, encerrando com o certame de 1970, em que o Fluminense 

F.C. (RJ) sagrou-se camp& ao veneer o quadrangylar final contra S.E. Palmeiras (SP), 

Cruzeiro E. C. (MG) e C. Atletico Mineiro (MG). 

Essa competir;:ao serviu mais como urn laborat6rio p_ara testar a viabilidade de urn 

campeonato de carater nacional. Assim, em 1971, se realizou o primeiro Campeonato 

Brasileiro, que e disputado ate hoie. 0 C. Atletico Mineiro sagrou-se o _p_rimeiro campeao 

brasileiro, ap6s veneer a triangular final contra o Sao Paulo F.C. (SP) e Botafogo F.R. 

(RJ). Paralelamente tambem se realizou, a exemplo dos estaduais, urn certame da II 

Divisiio. 

Outro certame de carater nacional passou a ser disputado em 1989, a Copa do 

Brasil, uma reedir;:ao da antiga Tar;:a Brasil, reunindo os campeoes estaduais. Na primeira 

edir;:ao dessa competir;:ao, o Gremio F.P. (RS) sagrou-se campeiio ao derrotar na final o 

Sport C. Recife (PE). 

Seguindo os passos do Torneio Rio Sao Paulo, que voltou a ser disputado em 

meados dos anos 90, as outras regioes tambem criaram suas competir;:oes. Surgiram os 

Torneios Sui-Minas, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Entre os principais certames internacionais, os times brasileiros tern obtido 

excelentes resultados na Tar;:a Libertadores da America, disputada desde 1960, no Mundial 

Interclubes, disputado desde 1960, na Copa Conmebol, disputada desde 1992, na Copa 

Mercosul, disputada desde 1998, e no Mundial de Clubes da FIF A, com a realizar;:ao de 

urn unico certame em 2000. Tambem se disputou de 1988 a 1997 a Super Copa Sui

Americana. 

IV - 20. Futebol em Campinas: origens 

A hist6ria do futebol em Campinas se confunde com a propria hist6ria do futebol 

no Brasil. Oficialmente o futebol foi trazido ao Brasil em 1894 por Charles Miller. 

Oficialmente tambem, o primeiro jogo de futebol em terras brasileiras foi disputado em 

1895. Era urn esporte da elite, que importou muitas coisas da Inglaterra, como o futebol. 

Urn dos mais tradicionais times de Campinas no comer;:o do seculo XX foi o London F.C., 

formado por descendentes de ingleses. 

0 futebol desde periodo era urn desfile de influencias inglesas. A linguag_em do 

futebol era basicamente em ingles, ou em "portingues". 0 "goal-keeper" (goleiro) viniva 

"gortipa", o back (zagueiro) virava "beque", o half(meio-campista) virava "alfo" e "hand" 

(infrar;:ao cometida ao tocar a bola com a mao) virava "ende". 
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219 Lembran935 do jornalista Benedito Barbosa Pupo a respeito do futebol praticado em seu bairro na 
infimcia, a Vila Industrial, em materia publicada no Caderno ~Campinas St!culo XX - 100 Anos de 

Hist6ria", parte urn (1900- 1909), da RAC, Rede Anhangfiera de Comunica~o, de 28 de janeiro de 2000. 
Pupo trabalhou nos jornais Gazeta de Campinas, onde iniciou sua carreira em 1927, Correio Popular e 

Di:irio do Povo. Ou Campinas secu/o XX: I 00 anos de Histbria. Da RAC, Rede Anhangfiera de 
Comunica~o I Di:irio do Povo I Correio Popular, Campinas, SP, 2000. Pupo nasceu em Campinas no dia 

3 de maio de !906 e faleceu em junho de 200 I. Orgulhoso de sua origem, se destacou por escrever para a 

imprensa cronicas sobre a hist6ria da cidade. Escreveu dois livros, que narram particularidades da hist6ria 

de Carnpinas - incluindo o futebol, os clubes e a pr.itica do esporte na cidade no inicio do seculo -, Oito 
!09 



Tambem a pnitica do futebol apresentava algumas particularidades interessantes. 
Mas ja naquela epoca, passou a ser comum ver pessoas jogando esse esp9rte em 
descampados de terra pela cidade. Esse costume, que gerou e se confunde com o "futebol 
de varzea" perdurou em Campinas, como em outras cidades paulistas, como Sao Paulo, 
ate meados da decada de 80, quando a urbaniza9iio "engoliu" os campinhos de varzea, 
mesmo os da periferia, ou impossibilitou que arua, antes tranqiiila, pudesse abrig_ar pelejas 
admiravelmente disputadas por exercitos de crian9as, adolescentes e adultos. · 

Essas famosas peladas de rna, o "vira 5 acaba 1 0", hoje sao praticas raras em 
Campinas. Para muitos essas peladas eram repletas de magia. "As bolas eram feitas de 
serragem ou trapos, enrolados em uma meia, ppdia ser tambem uma bexig_a, de boi, ao 
natural ou revestida, e, as vezes, arranjava-se urn capiio velho, de couro, no qual se 
colocava a bexiga". "Certos ludopedistas (como eram chamados antigamente os 
futebolistas) de agora, her6is de nossos campos, niio dariam para saida, num jogo do 
tempo em que se jogava 'futebol.emingl.~".? 20 

Nas duas primeiras decadas do seculo XX ocorreu urn verdadeiro surto de times 
de futebol em Campinas--e-Iegiau: Nessa--epoca;- o-espmte era purament-e-amadrn: e 
disputado por jovens ligados a camadas mais ricas da sociedade campineira. 0 primeiro 
time da cidade foi o Gymnasio Athletic Club. Outros surgiram como Campinas Athletic 

Club, a Associa9iio Athletica Campineira, o Ideal Foot-Ball Club, o Sport Club 
Commercial, e outros. 

A primeira tentativa de se criar urn certame na cidade de Campinas foi em 1907. 
Mas o intento fracassou. Somente em 1912 seria organizado e disputado urn certame na 
cidade. Esse, que seria o primeiro Camp_eonato Campineiro, foi organizado pela Liga 
Operaria de Futebol. A iniciativa da cria9iio da liga e do certame partiu do Corinthians 
F.C.. 0 S.C. Operario logo aderiu e passou a ser uma lideran9a na mesma, dai o nome da 
entidade. 

Da assembleia de funda9iio dessa liga em ·21 de abril de 1912, na sede social do 
Corinthians F.C., na Rua Regente Feij6, participaram cinco clubes, os fundadores: 
Corinthians F.C., Internacional F.C.M. , Ponte Preta, Guarani e London F.C.. Esse 
primeiro certame recebeu certa aten9iio da imprensa, mas a mesma niio destacou a 
competi9iio, apresentando apenas curtas. A Ponte Preta sagrou-se a primeira campeii de 
Campinas. E o Guarani ficou em segundo Iugar. Nessa epoca, Ponte Preta e Guarani ja 
eram os times de maior destaque na cidade de Campinas. 

De 1913 a 1915, niio se organizou nenhum campeonato na cidade, embora a 

atividade dos times campineiros tenha sido intensa com a disputa de muitas partidas 
arnistosas. Em 1915, no dia 23 de dezembro, foi criada a Associayiio Campineira de 
Futebol, ACF. A entidade organizou no ano seguinte o segundo certame campineiro. A 
iniciativa da cria9iio da entidade foi do Club Italiano, urn clube formado por italianos. 0 
clube encomendou para a disputa desse certame a Taya Club Italiano. 

bananas porum tostiio e Testemunho do Passado Campineiro. Pupo colaborou rnuitos anos corn o Centro 

de Memoria da Uuicamp e entre seus trabalhos, ao longcr da vida-dedicada a Campinas e-iniivulga¢o e 

preserva¢o da sua hist6ria, destacam-se as teses sobre a funda¢o da cidade de Campinas e a decisiva 
participa¢o do enttio governador Morgado de Mateus na cria¢o da cidade. Sobre essa abordagem, o 

Correio Popular publicou urn Suplemento Especial ern 2 de agosto de 1978. 
2.."0 Idem (nota 59). 
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Os clubes que participaram da fundaQao da entidade eram os melhores times da 

cidade na epoca: Ponte Preta, Guarani, London F.C., Campinas Black Team e S.C. White 

Team. Paralelamente foi disputado um outro certame organizado pela Liga Campineira de 

Foot-Ball, entidade formada pelos clubes mais fracos. uma especie de segunda divisao C 

Concordia, Vila IndustriaL Independencia, Paulista, . .\mericano, Esperia e Openirio. 

0 certame de 1916 da ACF foi vencido pelo Guarani. que entre os segundos 

quadros
221 

terminou como vice-campeao. A Ponte Preta. que toi campea entre os 

segundos quadros. terminou em quarto Iugar 0 Campinas Black Team termineu .em 

segundo Iugar. Um dos jogos que chamava a atenQiio na epoca, alem de Ponte Preta e 
Guarani, era o embate entre o Campinas Black Team e o S C \Vhite Team, ou 

simplesmente "Black X White". 

• 

(Time do London F. C.,. um tlos mais tradicionais times da cidade 110 inicio do sticulo XX Nesta foto de 

1916, aparecem Vendite, Soligo e Batiste/a, em pti; Marotta, Mauro e TOea, agacluulos; e .Tuvenal, 

Tabajara, Waldomiro Antunes, Waldomiro Silva e Sebastiiio Holanda, sentados. 0 antigo campo 

localizava-se mule depois se jLY.ou o Cotegio Progresso Campineiro. Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 

221 "Segundo Quadro" ou '"2° '"Quadro" eo time reserva ou aspirante. 
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Em 1917, no segundo Campeonato Campineiro da ACF, o S.C. White Team 
sagrou-se campeao. Ponte Preta e Guarani ocuparam respectivamente o segundo e 

terceiro lugares. No certame dos segundos quadros, o Concordia F.C. sagrou-se campeao, 
e Ponte Preta e Guarani apenas inverteram suas g_osi<;;oes, ficando respectivamente em 
terceiro e segundo lugares. 

Estava em disputa neste certame a Ta<;:a Camara Municipal. A competi<;;ao teve 
inicio em 7 de setembro de 1917 e terrninou em outubro de 1918! Dez times iniciaram a 

competi<;:ao e apenas cinco terminaram. Devido a dura<;:ao desse tumultuado camgeonato, 
nao foi realizado urn certame em 1918, ate porque nao sobrara mais tempo para isso. 0 

terceiro Campeonato Campineiro da ACF so aconteceria em 1919, com os mesmos times 
que terminaram a competi<;:ao do ano anterior. 

0 Guarani sagrou-se campeao de 1919. A Ponte Preta terrninou em seg\Jndo Iugar, 
conquistando a Ta<;:a Japonesa, por ter conquistado dois vice-campeonatos seguid6s. 

Entre os segundos quadros, o Concordia sagrou-se campeao. 0 ultimo certame 
organizado pela ACF aconteceu em 1920, eo Guarani voltou a ser o campeao, que ficou 

com a posse da Ta<;:a Municipal. 

De 1921 ate 1934 nao houve nenhum camp eo nato na cidade. Os times campineiros 
mantiveram suas atividades, disputando arnistosos e torneios sem itnportancia contra times 

da regiao. Ja despontavam nesse periodo como IJOtencias do futebol campineiro a Ponte 
Preta e o Guarani. 

No final da decada de 20, ambas as e'l!lipes foram convidadas a participar dos 
certames da capital, o entao Campeonato Paulista. A LAF convidou a Ponte Preta para 

disputar os campeonatos de 1928 e 1929. 0 Guarani foi convidado a disputar o certame 
da APEA de 1927 a 1930, a outra entidade que organizava o certame paulista, na epoca 

dividido entre essas duas entidades. Ponte Preta e Guarani foram convidados por estarem 
na epoca entre os principais times do interior de Sao Paulo. Os times campineiros 
realizaram boas campanhas nos certames que participaram. 

F oi urn periodo em que a cidade ficou privada do seu maior classico, Ponte Preta e 

Guarani, que de 1928 a 1931, nao foi jogado. 
Entre os anos de 1923 e 1932, Ponfe Preta e Guarani e outros times campineiros, 

como o Dalva F.C. e o Ipiranga F.C., C!!le jQg;tram o certame de 1926, disputaram o 
Campeonato do Interior. Essa competi9ao, voltada para os times do interior, que eram 

divididos em zonas ("Paulista", onde jog_aram os times de Campinas, e "Mogiana" sao 
exemplos). Nesse momento, o futebol passava na capital por urn processo de 

profi.ssionaliza<;:ao, que se deu em 1933. 

Em 28 de fevereiro de 1935, foi criada a Lig;t Campineira de Futebol, LCF. Os 
times que formavam a liga eram, alem de Ponte Preta e Guarani: Bonfim F.C., Campinas 

F.C., E.C. Corinthians, Guanabara F.C., Jardim F.C., Voluntaries da Patria F.C. e o 
tradicional E. C. Mogiana, que tinha sido fundado em 7 de junho de 1933. 

No ano de estreia da LCF, o titulo ficou com Ponte Preta, assim como entre os 

segundos quadros. 0 Campeonato Campineiro e realizado ate hoje. A LCF e uma entidade 

amadora. Ponte Preta e Guarani participaram do certame com seus respectivos times 
principais ate 1946. Muitos times se extinguiram, mas a competi9ao ainda e disputada por 

muitos times amadores da cidade. 
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(Emblemas da Liga Campineira de Futebol. LC~ ao longo do tempo. As duas no alto siio mais antigas, 

datam da fundar;:iio da entidade. e a de baho corresponde ao emblema atual, embora no portcio do 

pridio onde funciona a entidade (imagem do meio, em foto do autor). aparece o emblema antigo. 

Fonte: Liga Campineira de Futebol e acervo pessoal do autor.) 

* 
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(E.C. il!logiana em 19./.f. Da esquerda para a direita: Teco, .Tabu. Gustavo, Ramos, indio. ,\~e!'({fim. 

Negrito, Otdvio, .forginlw, Artur e Biginlw. Acervo lotio Bosco Pmwttoni.) 



(E. C. Mogiana. Acervo da Li'ga Campineira de Futebol.) 
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(Foto de cima: E. C. Mogiana em Jaguarilma, nos prinuJrdios de sua finulm;.iio. Foto abaLxo: E. C. 

ltfogiana em 19./8. Da esquerda para a direita: indio, Ovi!es, Artur, .lair, Clziquinlw, Otiivio. Piva, 

A.iam, Aguia, Gustavo e Jal. Ambos acervo Jocio Bosco Panattoni.) 
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(Bonfim F. C.. Acervo da Liga Campineira tie Futebol.) 

I 
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(Guanabara F. C.. Acervo da Liga Campineira de Futeho!.) 
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(Foto de cima: time do Guanabara F.C.. Foto abai.:v:o: time do Guanabara F. C. que venceu no dia 27 
de junlw de 19../3 o E.C. Corinthians por 5 a ../ na Ultima partida do I Turno do Campeonato 

Campineiro de 1943. 0 time nesse dia: Pizzcmi; Godoi e Silve!ltre; Mafra, Palma e Va/dir; Mauro, 
Salgado, Carlin/zos, Maquininlza e Amadeu. Acervo lotio Bosco Panattoni.) 

119 



(Campinas F. C.. Acervo da Liga Campineira de Futebol.) 

(Na pdgina seguinte: Foto de cima: Campinas F. C., da esquerda para a direita, Pedroso, Antouinlw, 

Semedo, Luizinho, Zezinlzo, Dace de Leite, Oscar, Miminho, Bizu, Pt! de Jl1oleque e Ntflson. Foto 

abai.:'Co: Campbws F.C. em 1931, em pe da esquerda para a direita, Padefrinho, Daniel, Ferrinho, 

Camilo, ze Luiz, Elegfincia, Zico e Chico, e agacluulo!i, Praxedes, Camp e Cris. Ambos acervo .Jo(1o 

Bosco Pauattoni.) 
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(E. C. Corinthians de Campinas. Acervo da Liga Campineira de Futebol.) 
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(Foto de cima; E. C. Corinthians bicampelio campineiro de 1943/44, em pe da esquerda para a direit.tJ, 
Dalton, Pitico, Milton, Jarbas, Rafael e Rubens; agachados, Afonsinlw, Pedro, Leme, Renatinho e 

Nelson. Foto de babw, de setembro de 194j,. E. C. Corinthians, da esquerda para a direita, Zulma, 
Helio, Rodrigues, Afonso, Rodrigues 2{1, Jaime, Careca, Coquemala, Guerrinha, Zaclis e Nardo. 

Ambos acervo Jot1o Bosco Panattoni.) 

'~ 
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(E. C. Gazeta Esportiva. A popularidade do Jornal A Gazeta Esportiva, que possuia uma sucursal JUJ 

cidatle, gerou ate um time campineiro com seu- nome. Acervo da Liga Campineira de Futebol.) 
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(0 Ptitria F. C., ainda em ativitlade, e um dos fundadores da Liga Campineira de Futebol.em 1935, 
quando entlio se chanzava Voluntcirios da Pcitria F. C.. Acervo da Liga Campineira de Futebol.) 
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A partir de 1947, Ponte Preta e Guarani passaram a disputar os campeonatos 

organizados pela FPF. Inicialmente na II Divisao, mas logo ambas as equipes estavam na I 

Divisao. 0 Guarani subiu em 1949 e no ano seguinte, a Ponte Preta tambem subiria. Com 

a disputa do Campeonato Paulista da I Divisao, as duas equipes tomaram-se efetivamente 

profissionais. Ponte Preta e Guarani conseguiriam enorme proje<;:ao entre os profissionais, 

chegando a disputar muitos titulos, tanto nos certames paulistas, como nos nacionais. No 

final da decada de 70, Campinas, devido a extraordim'tria fase que viviam Ponte Preta e 

Guarani, chegou a ser chamada de a "Capital do Futebol". 

IV- 21. Campinas: a "capital do futebol" 

A rnelhor fase vivida pelo futebol carnpineiro foi sern dtivida as decadas de 70 e 80, 

mais precisamente o periodo de 1976 a 1986. PontePreta e Guarani, nos tiltimos anos da 

decada de 70, estavam entre as melhores equipes do pais. Para muitos jomalistas da 

epoca, eram os melhores times do pais, e a cidade de Campinas reunia os melhores 

jogadores do Brasil. 

0 ano de 1978 foi especial para o futebol campineiro. Nesse ano, aQ6s a conquista 

do titulo brasileiro pelo Guarani - e a Ponte Preta j a havia sido vice-campea paulista urn 

ano antes -, o futebol de CamQinas conseg_uiu a sua maior proje<;:ao. Ganhou o 

reconhecimento de jornalistas, jogadores e todos envolvidos com o futeboL Cedeu 

inumeros jogadores it Sele<;:ao Brasileira. 

Outros dois momentos especiais naquele ano de 1978 registraram o auge do 

futebol de Campinas. Em outubro, a extinta revista Manchete Esportiva publicou uma 

foto com a "Sele<;:ao Brasileira de 78", eleita pelos jornalistas esportivos de todo o pais. 

Nesse time apareciam quatro jogadores dos times de Campinas! Estavam hi o zagueiro 

Oscar da Ponte Preta, e o tecnico Carlos Alberto Silva, o lateral-esquerdo Miranda, o 

meia-armador Zenon e o centroavante Careca, todos do Guarani. Os outros eram os 

flamenguistas Zico e Paulo Cesar Cafj:leggianni, os corinthianos Palhinha, Amaral - que 

acabara de sair do Guarani- e Ze Maria, o colorado Falcao eo vascaino Leao. 

No outro momenta inesquedvel, a revista Placar publicou uma foto feita do 

ultimo andar de urn predio em Campinas, reunindo uma "sele<;:ao brasileira" composta 

apenas por jogadores de Ponte Preta e Guarani. 0 titulo para a materia e a foto foi: 

"Campinas Futebol Clube". 

Nos anos 70, acompanhando o crescimento econ6mico e industrial da cidade, a! em 

de populacional, Campinas consolidou sua posi<;:ao como urn dos principais centros de 

futebol do Brasil. Posi.;:ao que nunca mais perdeu. Uma prova disso sao as campanhas que 

Ponte Preta e Guarani realizaram ao Iongo da decada de 70 e tambem 80. 

Ja em 1970, a Ponte Preta sagrou-se vice-campea paulista, logo ap6s ter voltado it 
primeira divisao conquistando, em 1969, o Campeonato Paulista de Acesso (II Divisiio). 

Esse inesquecivel time, montado por Ze Duarte222
, ainda foi protagonista nesse ano de urn 

momenta hist6rico. No dia 16 de agosto, a Ponte Preta recebeu em seu estadio, o 

"Majestoso", o Santos de Pele. E diante de urn public<necorde ate hoje, 33.500 pessoas, o 

202 Ze Duarte e urn dos tecnicos que mais dirigiram as equipes da Ponte Preta e do Guarani. Costuma7se 

dizer na imprensa que ele tem a "cara de Campinas, Ponte ou Guarani". 
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time da baixada santista venceu com muita dificuldade atraves de urn go! de Douglas aos 

17 minutos da etapa final de jogo. 

(Outubro de 1978: a uSele(;iio Brasileira de 1978", meta de de Campinas, eleita par jornalistas em foto 

publicada 1w e..:"dinta Manclzete Esportiva. Em pe, da esquerda para direita: Lecio (C.R. Vasco da Gama 

RJ); Oscar (A.A. Ponte Preta SP); Amaral (S.C. Corinthians P. SP); Falcao (S.C. Intemacional RS); 
Miranda (Guarani F. C. SP); Ze Maria (S.C. Corinthians P. SP) e o tecnico Carlos Alberto Silva 

(Guarani F. C. SP). Agachados: Careca (Guarani F. C. SP); Zico (C.R. F/amengo RJ); Palhinha (S.C. 

Corinthians P. SP); Paulo Cesar Carpeggianni (C.R. Flamengo RJ) e Zenon (Guarani F. C. SP). Fonte 

: Campinas Siculo XX -100 anos tie hist6ria, NUmero 4, "1960- 1979 Os mws de cltumbo", caderno 

especial tla RAC, Rede Anhangiiera de Comunicarlio, veiculada no Dilirio do Povo e Correia Popular.) 
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Ponte Preta e Santos ainda fariam urn jogo inesquecivel quatro anos depois. No dia 

2 de setembro de 1974, agora no estadio Urbano Caldeira, a "Vila Belmiro", em Santos, o 

time da casa derrotou os campineiros por 2 a 0, gols de Claudio Adao e Brecha. Urn jogo 

normal, se ele nao marcasse a despedida de Pele do Santos. 0 "Rei do Futebol", que anos 

antes ja havia se despedido da Seleyao, estava dizendo adeus ao Santos e aos gramados 

brasileiros. Pele encerraria sua inigualavel carreira anos depois no Cosmos de Nova 
Iorque. 

Novamente com Ze Duarte, a Ponte Preta conseguiria mais titulos na decada de 

70. Seria vice-campea paulista em 1977 e em 1978, realizando ambas finais contra o 

Corinthians. Em 1977, apesar de realizar uma campanha inelhor e tambem possuir urn time 

melhor, a Ponte Preta nao superou o Corinthians na final. 0 alvinegro da capital voltava a 

ser campeao paulista depois de 22 anos e 10 meses! 

Em 1978, surpreendendo o pais todo, o Guarani dirigido pelo tecnico Carlos 

Alberto Silva sagrava-se campeao brasileiro. Era o melhor time do pais! Foram 32 jogos, 

com 20 vit6rias, 8 empates e apenas 4 derrotas. 0 time bugrino marcou 57 gols e sofreu 

22. A maior conquista do futebol campineiro aconteceu no dia 13 de agosto de 1978, no 

Estadio Brinco de Ouro da Princesa. Nesse dia, o Guarani, com urn go! aos 36 minutos do 

primeiro tempo do ainda jovem atacante Careca - que viria a ser urn dos maio res atacantes 

da hist6ria do futebol nacional -, derrotou o poderoso Palmeiras. A imprensa do pais se 

referiu a essa fa9anha como sendo a vit6ria do "verdinho sobre o verdiio" ou do ''verde 

caipira sobre o verde da capital". 0 Guarani e o tmico time do interior do Brasil que e 

campei'io brasileiro. 

A conquista bugrina emocionou a cidade e o pais. 0 Guarani ganhou a simpatia de 

todos, principalmente dos jomalistas esportivos, que nao paravam de enaltecer a fayanha. 

Muitos passaram a ser bugrinos, principalmente em cidades do interior de Sao Paulo. 

Curiosamente, ate Junior, o filho mais velho de Zico, idolo do Flamengo e da Seleviio, 

virou torcedor do Guarani e afirrnou que o. seu maior sonho era jogar no Guarani. Chegou 

inclusive a jogar nas categorias de base do clube campineiro, mas nao vingou.
223 

0 time base do Guarani nesse certaroo naciDnal de 1978 foi- Neneea; Mauro, 

Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos, Renata e Zenon; Capitao, Careca e Boz6
224 

E para 

completar a fa9anha bugrina naquele ano, o Derbi pelo Brasileiro foi vencido pelo Guarani 

por 2 a 1. Alias, ao Iongo da segunda metade da decada de 70 e primeira metade da 

decada de 80, o Derbi era acompanhado por todo o pais com muita expectativa e 

interesse. Alina!, tratava-se do classico que reunia as duas equipes da "capital do futebol" 

na epoca. Foi o momenta de maior proje91io do Derbi Campineiro. 

Ponte Preta e Guarani decidiram o II tumo do Campeonato Paulista de 1978. A 

decisao ocorreu no dia 27 de junho de 1979, no Estadio Moises Lucarelli. 0 resultado do 

derbi foi 1 a 1. Como a Ponte Preta havia realizado campanha melhor, sagrou-se campea 

223 "Categorias de base" correspondem as categorias de formac;iio de jovens jogadores, como o infantil, 
juvenil e juniores, silo as categorias que precedem os profissionais: 
224 Na escalac;ao de urn time de futebol, separam-se os setores do time com o ponto e virgula. Assim, 
Neneca era o goleiro, do jogador Mauro ao jogador Miranda era o setor de defesa, de Ze Carlos a Zenon, o 
setor de meio campo, e por fim, de Capitilo a Bozo, o setor de ataque. Nessa epoca, a composic;iio tatica era 
portanto urn "4-4-3", ou seja, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. A maioria dos times da epoca 

jogava nessa formac;ilo. 
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do II tumo do Campeonato Paulista. Porem no III turno, a Ponte Preta tenninou em 
terceiro Iugar em seu grupo, nao conseguindo vaga nas semifinais. 0 Guarani, ao 

contrano, foi o primeiro colocado do seu grupo, classificando-se e perdendo a vaga na 
final para o Santos F.C., que seria o campeao paulista de 1978. 

A Ponte Preta tambem quase chegou a essa gloria. Em 1981, ainda com muitos 
jogadores do forte time da segunda metade da decada de 70, chegou ao terceiro Iugar do 
Brasileiro daquele ano. Perdeu a chance de fazer a final contra o Sao Paulo, ao perder a 
vaga nas semifinais para o Gremio de Porto Alegre. 0 time gaucho seria carnpeao nacional 

naquele ano. E foi com esse mesmo Sao Paulo q_ue, ainda em 1981, a Ponte Preta fez a 
final do Campeonato Paulista. Mas novamente, o time de Campinas sucumbiu diante de 

uma equipe da capital. Esse Sao Paulo, bicarnpeao paulista em 1980 e 1981, era chamado 
de "A Maquina", por ser urn time multo forte, uma "maquina de jogar futebol". 

Depois dessas excelentes carnpanhas da Ponte Preta em 1981, a alvinegra de 
Campinas iniciou uma fase muito ruim, que culminou com o rebaixamento da equipe para 

a segunda divisao pau!ista em meados da decada de 80. 0 Guarani, ao contrario, 
continuou bern. Em 1982, o time chegou as semifinais do Campeonato Brasileiro, 

perdendo a vaga na final contra o Gremio para o Flamengo de Zico. 0 time carioca seria 
campeao nacional nesse ano. 

Em 1986, numa inesquecivel final contra o Sao Paulo, o Guarani conq_uistou o 
vice-campeonato brasileiro. Por ironia, o go! salvador do time paulistano, ja no final da 

prorroglt\!iiO, quando os bugrinos ia comemoravam o titulo, foi do atacante Careca, que 
foi revelado e brilhou no Guarani. Nos penaltis, o Sao Paulo se saiu melhor e levou o 

titulo para casa, ja que a partida foi no Brinco de Ouro da Princesa. 

0 Guarani voltaria a ser vice-campeao brasileiro em 1988, quando perdeu a 
decisao nos penaltis novamente, desta vez para o Sport C. Recife, na capital 

pemambucana. 0 Sport <:;. Recife foi o campeao do "Modulo Amarelo" do Campeonato 
Brasileiro daquele ano, e e reconhecido oficialmente como o campeao nacional de 1988. 
Naquele ano houve urna cisiio no futebol brasileiro. Os rnais tradicionais times brasileiros 

disputaram urn certame paralelo, o ''Modulo Verde". A Confedera<;:iio Brasileira de 

Futebol (C.B.F.) queria que houvesse uma decisao entre Sport e Guarani do Modulo 

Amarelo, e, C.R Flamengo (RJ) e S.C. Intemacional de Porto Alegre (RS), campeiio e 
vice, respectivamente, do Modulo Verde. Mas os times do Modulo Verde recusaram a 

disputa. Assim, para a C.B.F ., o campeao e o vice-campeao brasileiros de 1988 sao 

respectivamente Sport e Guarani. · 

IV - 22. Campinas e a Selecao Brasileira 

Antes da decada de 70, era muito dificil urn time do interior ter urn jogador 
convocado para a Sele<;:ao Brasileira. Basicamente, eram convocados os principais 

jogadores dos grandes clubes de Sao Paulo e Rio de Janeiro, e a partir da decada de 60, 
tambem jogadores dos grandes times de Porto Alegre e Belo Horizonte, quando esses 

come<;:aram a se destacar no futebol nacional, principalmente com a criayao da Taya Brasil 
e da Ta9a de Prata, precursores do Campeonato Brasileiro, que se iniciou em 1971. 

Ate meados dos anos 60, dominavam o futebol nacional os grandes de Sao Paulo e 

Rio de Janeiro. Nao havia urn certame nacional. 0 Tomeio Rio Sao Paulo, que come9ou a 
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ser disputado a partir de 1950, foi por quase uma decada o maior campeonato do Brasil, 

urn primeiro "campeonato brasileiro", ja que esses dois centros apresentavam o melhor do 

futebol nacional. Assim, para ter uma chance na selec;ao, o jogador "precisava" se 

transferir antes para algum grande clube de Sao Paulo ou do Rio de Janeiro. 

Antes de 1978, o Guarani ja havia surpreendido com a convocac;ao de alguns dos 

seus jogadores para defender a selec;ao. Em 1963, a dupla de canhotos Tiao Macale e 

Oswaldo tiveram uma chance. E em 1972, o atacante Washington foi titular da selec;ao 

olimpica, que disputou os Jogos Olimpicos de MuniCJlle, na Alemanha. Neste ano, o 

futebol brasileiro, cujo titulo que falta e exatamente 0 olimpico, foi desclassificado ainda 

na fase inicial da competic;ao. Washington iog_ou neste time com o volante Falcao do 

Internacional, que anos depois se consagraria como urn dos melhores jogadores da 

historia. E o Brasil, em 1972, conquistou apenas duas medalhas de bronze, no judo e no 
atletismo. 

Em 1978, os zagueiros Oscar e Polozzi da Ponte Preta, eo zagueiro Amaral, ex

Guarani, foram convocados para uma partida amistosa. Em 1979, os meias Zenon e 

Renate do Guarani, alem do la!eral~direito Edson Boar.o da Ponte Preta. tamb.em fQram 

convocados. E em 1980, o zagueiro pontepretano Juninho tambem seria convocado.· 

Em Copas do Mundo, are a decada de-60; eranrconvocados jogadores dos times 

cariocas e paulistas apenas. As vezes~ era .. c.omrocado. algum jogador. que.jogava ,no 

exterior ou urn ou outro jogador de Porto Alegre ou Belo Horizonte, mas era muito raro. 

Foi somente na Copa de 1978; decimo·primeironmndial, disputa:do na--Argen~ina, 

que a Selec;ao levou em sua delegac;ao jogadores q11e nao eram dos grandes times de Sao 

Paulo (S.C. Corinthians P., S.E. Palmeiras, Sao Paulo F.C. e Santos F.C.), Rio de Janeiro 

(C.R. Flamengo, C.R. Vasco da Gama, Fluminense F. C. e Botafogo F.R.), Porto Alegre 

(Gremio F.P. e S.C. Internacional) e Belo Horizonte (C. Atletico Mineiro e Cruzeiro 

E.C.). As doze equipes citadas acima correspondem aos "doze" gigantes do futebol 

nacionais, os mais tradicionais e com as maiores torcidas do pais. 

Para esse mundial da Argentina, o ggleiro Carlos e os zagueiros Oscar e Polozzi, 

todos da Ponte Preta foram os primeiros jogadores de urn time do interior a defender a 

Selec;ao numa Copa do Mundo. Na Copa seguinte, 1982 na Espanha, a Ponte Preta, 

novamente, cederiajogadores para a Selec;ao. Foram eles o goleiro Carlos, novamente, eo 

zagueiro Juninho. 0 primeiro jog_ador do Guarani a defender a Selec;ao numa Copa do 

Mundo, foi o zagueiro JUlio Cesar em 1986, no Mexico. Nenhum deles marcou nenhum 

gol, mas foram os Unicos jogadores de times do interior que disputaram Copas do Mundo. 

Portanto, do interior, apenas Ponte Preta e Guarani cederam jogadores para a disputa de 

uma Copa do Mundo, a mais importante.c.ol!lileti¥1lo-esp.ortiv~do planeta.
225 

IV - 23. Celeiro constante de cragues 

A partir da decada de 70, Guarani e Ponte Preta investiram muito nas categorias de 

base do clube226 Forrnaram equipes que ate hoje estao entre as melhores do pais. E ao 

225 DUARTE, Orlando. Enciclopedia- Todas as Copas do Mundo. Makron Books, Sao Paulo, SP, 1998. 
226 "Categorias de base", como ja foi dito, correspondenrlis-categorias de furma¢o de jovens jogado~ 
como o infantiL juvenil e juniores, silo as categorias que preCedem os profissionais. 
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contnir:io dos profissionais, Guarani e Ponte Preta ja conquistaram inumeros titulos 
estaduais e nacionais. 

Os times campineiros sempre revelaram jogadores para o futebol paulista e 
nacional, principalmente depois da decada de 70. Campinas e a cidade do interior que mais 

revelou jogadores para os grandes clubes da capital e tambem para outros importantes 
centros e capitais do Brasil. 0 tamanho e a localiza<;:ao privilegiada da cidade, alem da 

presen<;:a ha decadas de muitas industrias que investem no futebol, possibilitou a Ponte 
Preta e ao Guarani essa posi<;:ao de destaque no interior de Sao Paulo. 

IV - 24. Futebol, esporte democratico e universal: o jogo, uma caricatura 
~~ \ 

Por que o futebol e o esporte mais amado e praticado em todo mundo? Porque e 
"esporte do povo"? Essas perguntas ja foram feitas inumeras vezes. As respostas sao as 
mais diversas possiveis. Mas acredito que o principal motivo esteja na essencia e nos 

principios de sua pnitica, que sao naturalmente transferidas para quem apenas esta 
assistindo ou acompanhando uma partida de futebol. 

De certa forma, pode-se jogar futebol ate com uma pedra como substituta da bola. 

0 campo, basta ser algo proximo a urn descampado plano, QOdendo ser cheio de buracos, 
inclinado ou ate com arvores no meio. 

227 
Assim, para jogar futebol bastam ')ogadores" e a 

vontade e o espa<;o, que infelitmeme a--Ufb~ayiie-das-Uitima.s-tres decadas-noo-aFrancou. 

Para jogar futebol, nao importa ser born ou ruim, nao importa a classe sodaL a 
etnia, a cor da pele, o sexo, a op<;:ao sexual, a cultura, a religiao - embora algumas 

religioes nao permitam a pratica esportiva. Enfim, e o esporte mais democratico do 
mundo. E essa no<;ao e perfeitamente sentida entre os peladeiros. Numa pelada, todos 

jogam, nil\,auem fica de fora, e aquele que tentar impedir outro de jogar cai em desgra<;:a. 
A "turma" nao chama mais. Sao regras de convivencia dos peladeiros que parecem existir 

desde que se come<;:ou a jogar fu_tebol. Lei de peladeiros. 

Outros esportes nao oferecem esse tipo de contexte. Para se jogar volei ou 

bas-quete, e preciso ter uma quadra, redes, urn cesto e bolas adequadas, que no minimo 
"pulem". E necessano entao, na maioria das vezes, urn local adequado e instrumentos 

adequados, se nao, nao ha jog&.-Ha tambem-um-limite paFa jogadores-. ·No- futebel, ~o. 

Por isso, o futebol e muito mais acessivel, e mais popular, e assim, mais praticado e 
amado. Na verdade, a formula e muito simples, e por isso e sucesso no mundo inteiro, foi 

adotado como urn "esporte de todos", universal. 

227 Na minha imancia e adolescencia, como "peladeiro", desfilei meu futebol em muitos campos 
esdriL"<U!os. Eram pequenos, eram inclinados, tinham buracos ou crateras, plantas, muros e ate arvores. 
Perto de casa existe urn minUsculo balao - que s6 se tomou minUsculo depois que cresci. E no meio dele 
havia uma seringueira. E esse detalhe nunca nos impediu de jogar bola nele. Dois quarteiraes acima havia 
outro campo numa p~ bern maior, urn pouco melhor, mas que tambt\m tern uma arvore no meio , e onde 
eu e meus amigos jogavamos sempre. Hoje, ambos estao abandonados. As crlan~s Illio desfilam mais seu 
futebol por esses campos. Eramos egocentricos, como qualquer peladeiro, pois nos sentiamos os reis do 
futebol cada vez que "entr.i.vamos nurn dos campos", sendo urn deles carinhosamente apelidado por 
Marcelo Giungi, urn amigo de iruancia e craque da bola, de "Buracana" ... 
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"0 esporte que o mundo tornou seu foi o futebol de clubes, filho da present;a global 
brittinica, que introduziu times com names de empresas britdnicas ou compostas de 
expatriados britdnicos (como o Silo Paulo Atletico Club) do gelo polar ao Equador. Esse 
jogo simples e elegante, nfio perturbado par regras elou equipamentos comple:ros, e que 
poderia ser praticado em qualquer espar;o aberto mais ou menos plano do tamanho 
exigido, abriu caminho no mundo inteiramente par seus proprios meritos, e, com o 
estabelecimento da Copa do Mundo em 1930 (conquistada pelo Uruguai), torntni-se 
genuinamente universal. " 228 

0 futebol tambem pode representar a caricatura no nosso dia-a-dia. Nele, nos 

perdemos, nos vencemos, nos empatamos, choramos, rimos, nos machucamos, temos 

nossos mementos de gloria, de fracasso, de ving_anora, de humildade, de confraterniza<;:iio. 

Temos mementos para extemar nossos desejos, angtistias e raivas, "colocando tudo para 

fora". 0 futebol e carregado de simbolos, joffitdas em sua pnitica podem ser alusoes a 
')ogadas" da vida real, do dia-a-dia. 

Suas competi<;:oes entram num campo simbolico, onde grupos ou representa<;:5es 

medem for<;:as num "campo de batalha". 0 futebol, nesse sentido, funciona como urn meio 

pelo qual se cria uma identidade, estabelecendo a coletividade e a proximidade de pessoas 

e grupos. Uma seleyiio nacional e como que uma extensiio de cada membro dessa 

identidade, dessa comunidade. E, uma Copa do Mundo, urn desfile das varias identidades 

no campo de jogo. Uma guerra simbolica, como veremos a seguir. 

E por fim, o que considero sua principal caracteristica, o futebol e urn iogo, ~ue 

depois de estabelecer suas regras, padronizando sua pratica, pouco se alterou. Ou seja, o 

futebol de hoje e basicamente .. o. mesm<1 futebol. pratil:ad.o hit.mais de um seculo..229 Outros 

esportes mudaram muito ao Iongo dos anos. Essas constantes mudan<;:as niio agradam aos 

torcedo.res. Em fun<;:iio dessa-rigidere-coeu:lncia; cr futebo! conseguhnre-popula.tizat,. se 

conservar e se tomar tradicional. Os times e competi<;:5es ·se tomaram tradicionais: 

Assim, o torcedor se apega a uma tradit;:iio, com simbolos ja profundamente 

enraizados em sua cultura, em seu dia-a-dia. Em outros esportes, a tradit;:iio niio tern 

tempo de se criar, ou porque as regras mudam ou porque os times desaparecem ou porque 

as competi<;:oes desaparecem. Mesmo assim, o basquete e o vole~ mais recentemente, tern 

conseguido manter uma estabilidade, e o que se verificou foi o aumento do publico 

interessado e assiduo, e tambem o aumento de praticantes, o CJ!le e fundamental. 

IV - 25. Futebol e a violi~ncia: met:ifora da guerra 

228 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos- 0 breve seculo X¥ 1914-1991. Cornpanhia das Letras, sao 
Paulo, SP, 1995, pp. 197. 
229 Algumas poucas regras foram alteradas ou adicionadas, mas elas apenas deram mais dinfu:nica ao jogo 
e melhoraram sua pnitica, niio mudando sua essencia. E o caso por exemplo da intr~o do aroitro, dos 
auxiliares (os bandeirinhas), dos travess5es (as traves horizontais acima das duas traves verticais e 
paralelas), dos escanteios (tiros de canto), do penalti, das substitui¢<:5, cart6es amarelos e vermelhos e lei 
do impedimento. E muitas dessas alte~6es ocorreram nos primeiros anos de existencia do futebol. Hoje o 
futebol tern 17 regras. 
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Anos atnis ouvi de uma colega de universidade que o futebol era violento por 
culpa da imprensa. Pois a imprensa, seja escrita, radioronica ou televisiva, em sua 

cobertura do futebol, sempre proferia especies de palavras de ordem , usando e abusando 
de palavras pesadas e violentas, numa metafora irresponsavel da violencia ou da guerra ou 

no minima da antipatia. Niio era a primeira vez CJ.!.le ouvia essa bipotese. Mas sempre a 
considerei ingenua e errada. A imprensa niio e responsavel por essa violencia, nunca foi. 

E verdade que a impr.ensa_e5Jl0!1:iv:a,_principalmente depois_que.. .Q. futebol se 

popularizou e se tomou o esporte mais cultuado no mundo, o que aconteceu entre' as 

decadas de 30 e 40, passorra-S<nrtilizarde-pahtvra:s-que-parecerrr insufim =guerra. 
Expressoes como "time A destroi time B ", "time C arrasa time D", "uma verdadeira 
guerra espera time E hoje", "time F e humilhado por time G", etc. Mas essas expressoes 

certamente niio siio a origem da violencia do futebol atual, seja nos gramados ou 
principalmente fora deles, entre torcedores. Sao sim, parte da "cultura do futebol"; da 

"linguagem ou Jin,oua do futebol", coisa. de.. ''boleim.".
230 

E a imprensa, h<i decadas, 

percebeu que para tomar sua cobertura mais atraente e proxima do publico que gosta' de 
fu b 1 I . "-'-- r ......... '" I . , 231 P - -te o , e a tena que procurar·uu'" a-mgua uu · ocreu o ; ortanto sao expressees 

naturais e niio resultam em violencia. Somente uma exce<;:ao, urn desequilibrado, tomaria 
essa linguagem como o principia de sua raiva e atitude irracional. 

Tambem explicar a violencia no futebol atraves das desigualdades sociais e urn 
carninho falho. Pois a violencia niio brota em estadios de paises pobres somente, mas 

tambem em paises rices. Esse discurso, carregado de preconceito, foi p_raticamente 

deixado de !ado pelos ''historiadores da bola" quando, em 1985, na decisiio da Copa dos 

Campeoes da Europa, no Estadio de Bruxelas, mais de 90 torcedores, a maioria de 
italianos, morreram pisoteados ap6s cair parte da arquibancada do estadio, devido a 

pressiio nela exercida por alguns torcedores ingleses~os."hooligans" 232 Foi a violencia que 
deu origem a tragedia. E ao Iongo da decada de 80 e 90, muitos cases de verdadeiras 

batalhais campais foram registrados- na- Emopa; p1incipalmente pur iniciativ~ dos 

"hooligans" ingleses, alemiies e holandeses. Essa tragedia em Bruxelas e os muitos cases 
de extrema violencia fizeram os europeus reverem sua postura. A violencia niio era 

230 Como ja foi dito, o termo "boleiro'' ou-"bolero" teferc-se a-todos·aqncles que estlio crnohidos com,o 
futebol de alguma maneira, seja pela simples paLxilo, seja pelo trabalho, seja pela pr:itica. 0 "boleiro" niio 
e, ponanto, urn "entendedor~ de futebo~ nem precisa ser urn craque do jogo. Basta ser parte do mundo do 
futebol. Urn perna-de-pau, ou seja, urn jogador ruim, e que Iambem niio entende nada de futebol, niio sabe 
nem sequer a escala~o do seu time, se pa!ticipa de alguma maneira, e "boleiro~, nem que seja urn mau 
"boleiro". Diriam os poetas, como Armando Nogueira, que o mundo e uma bola e que todos, bern ou mal, 
silo "boleiros" ... 
231

' Sobre a "cultura do futebol", o filme Boleiros - Era uma vez o Futebol realiza uma excelente 
apresenta~, enfocando aspectos curiosos da cultura no Brasil. Boleiros- Era uma vez o Futebol. Filme 

com sete contos sobre o futebol enfocando aspectos diversos da cultura e folclore do universo do futebol. 
Com Adriano Stuart, Fl:ivio Migliaccio, Ot:ivio Aluisio, C\ssio Gabus Mendes, Rogerio Cardoso, Pauio 
Coronato, Cesar Negro, Aldo Bueno, Joiio Aciabe, Oswaldo Campozana e Elias Andreano. Com as 
participa~iies especiais de Lima Duarte, Marisa Orth, Denise Fraga, Andre Abujamra e Antonio Grassi. 
Filme da SP Filmes de Sao Paulo, escrito e dirigido por Ugo Giorgeni, 100 minutos, Siio Paulo, SP, Brasil. 

1999. 
232 Os torcedores violentos e bademeiros de algumas na~6es europeias, como a Alemanha, Rolanda e 
principal mente a Inglaterra, silo assim chamados. 
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resultado direto dos contrastes sociais, embora esses tambem possam, sem duvida, resultar 

nurn ressentimento que se transforme em violencia. Mas por esse motivo e raro. 
A resposta para a violencia do futebol esta em sua propria origem. Na verdade, 

esta na origem de qualquer esporte, pois q_ualquer urn, principalmente os coletivos, 
representam e sao uma metafora da guerra .. Em outros esportes tambem ocorrem 

violencias, seja dos atletas, seja dos torcedores. A diferen9a fundamental e que o futebo~ 
alem de urn dos esportes mais antigos, o mais tradicional e mais difundido esporte do 

planeta, eo mais disputado e o mais "transmitido". Portanto, aparece mais. Sao bilhoes de 
praticantes e simpatizantes. Assim, existem mais jogadores, times e cornpeti91ies de 
futebol do que em qualquer outro esporte. 

E tambem, urn evento de futebol reline muitas mais pessoas que qualquer outro 
esporte, seja pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente, como torcedores, 
jomalistas e ate torcedores a distancia, q_ue mesmo nao estando presente no estadio, 
acompanham seus times pela televisao ou pelo radio. 0 acompanhamento de outros 

esportes pelo radio ou pela televisao e uma pratica muito menor se comparada com o 
futebol. 

:E c!aro que o futebol e .uma manifesta9ao .cultural, imposta.junto com outros 

costumes e parametros culturais pelas culturas dominantes, que podemos juntar nuina 
unica cultura, a "ocidentaf', "borgues11 e capitalist<!", que- se origirrou- rnr Europa e: se 

espalhou por todo o mundo "colonizado". Mas o futebol, o esporte em geral, tende a 

transpor barreiras culturais mais facilmente que outros aspectos de uma imposi9ao 

cultural, como a lingua, religiao, etc. 0 esporte e mais facilmente assimilado por culturas 
diversas que esses outros aspectos. Parece menos nocivo. E ate, its vezes, urn fator de 

unificayao, aproximando cultuFas- Gist-antes- por-m~Hsioo&, ideolOgioos--eu--religios\)s. 

Ou que simplesmente acontece independente da cultura envolvida, como que uina 
tendencia natural da humanidade, como urn todo, em aderir ao futebol. 

Penso que o Afeganistao e urn exemplo. A atual "guerra" entre Estados Unidos e 
Afeganistao, nos trouxe alguns aspectos curiosos e interessantes. A despeito das razoes do 

conflito, o mundo se voltou para o Afe~stao, encontrando ali, mesmo com a 
manipulayao e distor9ao de informa91ies a respeito daquela na9ao, urn pais muito pobre, 

destruido por uma infinidade de guerras e conflitos, o CJ.lle propiciou at~ o surgi!llento de 
urn regime ditatorial dentro do mundo islamico, o Taleban. Nesse regime, que declara 

abertamente seu 6dio pela cultura ocidental, a pnitica do futebol e comum. Existem 

estadios, tambem utilizados, infelizmente, para execu91ies de presos politicos e comuns, 

onde sao disputados jogos de futebol entre times afe~os. Os jogador~s jgg;u:n com calyas 
numa tentativa de esconder o maximo que puder do corpo. Recentemente tambem foram 

mostrados soldados da Alian9a do Norte, que lutam contra o Taleban hli anos pelo 
dominio do Afeganistao, jogando futebol em meio a tanques de guerra numa das pausas 

nos combates. Tambem jogavam "cheios" de roupas, desta vez, fardas camufladas e 

cotumos. Mas o futebol mais uma vez "acontece". E quando a Alian9a do Norte com a 

ajuda americana tomou o poder no Afeganistao, urn dos simbolos da vitoria e da 
liberdade, foi a realiza9ao de partidas de futebol no estadio de Cabu~ capital do 

Afeganistao, e que antes era palco para execu9oes politicas, religiosas e ideologicas, 

promovidas pelo regime Taleban. 
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Outro exemplo interessante e o advento do futebol em culturas tidas como 

ex6ticas para n6s. Como por exemplo a na<;:ao aborigine em paises como Nova Zelandia, 

Australia e Papua Nova Guine. Os nativos dessas terras tern uma rela<;:ao com o mundo e a 

natureza muito diferente do mundo ocidentai cristao. E mesmo que eles sejam obrigados e 

condenados a se adequar ao sistema capitalista ocidental, isso nao pode ser visto como a 

razao pela sua simpatia e gosto pelo futebol. Os aborigines jogam futebol tambem. 

Tambem no Brasil podemos observar essa assimila<;:ao do futebol pelos nossos 

indigenas. Tribos de vitrias na<;:6es indigenas no Brasil praticam futebol dentro de suas 

aldeias. Ate o filho de urn cacique_vimu_jogador de fiJteboLd.frum grandectim.ec.dQBrasiJ; E 
o caso do lateral-direito indio, que come<;:ou no S.C. Corinthians P. (SP) e se transferiu 

para o S.C. Intemacional (R:S). Errtao·os·qm;nau-gastanre-nao praticarrrii:rtebotnao-sao 

normals? E clara que nao. Mas .. co.mo vimo.s. antes, a.. fi1tebol tern por .. caracteristiq ser 

universal. · 

Assim, talvez o futebol tamberrr possa servisto- como- urn- fenGmeno· nniversal, 

como a musica. Ou urn fen6meno alem da politica ou das guerras. Dois exemplo_s curiosos 

ilustram essa condi<;:ao. Numa das excurs6es realizadas pelo Santos F.C. na decada de 60, 

o time visitou a Africa. 0 ano eraJ.96.9~ e..urn..dos paises..Yisitados, a Nig6ria_enfi:ent'1va 

entao uma violenta guerra civif
33

, que dividira seu pais. Os dois !ados envolvidos 'no 

conflito que matou mais ere-- 1 mi:!hii<J de-- pessoa> resol:veram assirrar urrr armist!,:io 

temponirio. E naquela tarde do dia 26 de ianeiro, a Nigeria, em paz, assistia a uma partida 

entre a Associa<;:ii.o Nigeriana de Futebol, urn combinado nigeriano, e o fantastico Santos 

F.C. da epoca. Assim como os conflitos cessaram naq_uela tarde, sem vencedores, tambem 

a partida terminou empatada, 2 a 2, com dois gols de Pele. 

Em outro momenta interessante, envolvendo tambem Pele, o "rei do futebol". Ao 

visitar a China nos anos 60, Pele foi para uma regiao chinesa que ficava na fronteira com a 

entao Uniao Sovietica. De repente, sai correndo pela estreita faixa neutra na fronteira urn 

soldado sovietico, acenando freneticamente para os chineses, como quem diz ou implora · 

"nao fa<;am nada por favor". 0 espanto da cena terminou com o atrevido soldado 

sovietico conseguindo se aproximar de Pele, e dele apenas pedindo urn aut6grafo. 

Mas voltando ao futebol como metafora da guerra, ele e outros esportes se 

baseiam no medir for<;:as ou no combater urn adversario. Pois trata-se de enfrentar urn 

adversario e tentar superaclo. Numa.guerra..fazernos.a.rnes.rna coisa __ E clam. que.UfUa 

metafora e apenas uma alusao, nao significando que de fato a "guerra", literalmerite, 

ocorra. Mas e impossivel rregaress:n elayao---do- futebol corrra encenayao·de uma guerra, 

ou no minimo, negar que se trate de uma &tierra simb61ica. Assim, cria-se no futebol os 

Hinimigos mortais", os Hclassicos", os ''derbis". 

Como coloquei acima, a causa dessa rela<;:ii.o violenta do futebol e a ocorrencia de 

inumeros casos de violencia no "dia-a-dia" do futebol esta nas pr6prias origens desse 

esporte. 0 futebol herdou de jogos tribais ancestrais essa violencia. Como vimos, muitos 

jogos similares ao futebol, na Antiguidade e na Idade Media, existiram e baseavam-se em 

praticas ou dinamicas muito viris, muito violentas. 

233 Essa violenta guerra civil na Nigeria durou de 1967 a !970, e come<;ou com a tentativa de separa<;iio da 

regiao teste do pais, rica em petr6leo e chamada Biafra. A guerra-entre as tropas do governo nigeriano e as 

tropas de Biafra matou mais de l milhao de nigerianos. Os separatistas foram derrotados definitivamente 

por tropas federais em 1970. 
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As regras que vieram depois, e que possibilitaram o surgimento do futebol 

moderno, representam uma maneira de civilizar o jogo, padronizit-lo, podendo-se assim, 
inclusive, medir for9a com outros. 

(Nas imagens ababco aparecem as evoluf-Oes dos uniformes da Ponte Preta e dos emblemas do 

Guarani, a/em dos seus respectivos e atuais emblemas. Fonte: A!manaque do Futebol Paulista 2000.) 
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(Foto de cima: Estddio Moises Lucarelli, o "M({iestosor', da Poute Preta. Foto de bni.--co: Estdtl!o Brinco 

de Ouro da Princesa, do Guarani. Fonte: postais da Brasilia Card (RPC), Piracicaba, SP, em fotos de 
Eduardo Siqueira Barbosa.) 



(Vista aerea da reguw do bairro Proenc;a em Campinas. Aparecem na imagem o Estlidio ldoises 

Lucarelli1 o "Majestoso", tla Ponte Preta~ embai.:'\:o, e o Estddio Brinco de Ouro da Princesa, do 
Guara11i. Os estddios estlio separados apenas por alguns quarteirOes e siio ligados pela Avenida Ayrton 

Senna da Silva. Aparecem tambem !Ul foto as avenidas Mort1es Sales e Princesa D'Oeste, alem do 
Bosque dos Jequitibds e o Centro de Treinamentos do Guarani, no alta a direita. Fonte: postal da 
Po>tal Cultural, RPC, S<io Paulo, SP.) 
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V- OS PROTAGONISTASDOCLASSICO 
E 0 DERBICAMFINEIRO 

V - 1. Associacao Atletica Ponte Preta, a "Veterana Macaca" de 
Campinas: origem e historia 

Chamada carinhosamente de "Nega Yeia" pelos campineiros em g(!ral, o time 
ostenta o apelido de "Veterana", com o qual a Ponte Preta e conhecida no pais inteiro, e 

nao e a toa. Apesar de poder ainda haver algllmas duvidas quanto ao ano de fundayaO da 
Associa9ao Atletica Ponte Preta (1900 ou 1906 - parece mais provavel que tenha sid_o em 

1900 mesmo )
234

, ela e reconhecida como o time mais antigo do Brasil em atividade. E 
mais, atividade ininterrupta. Foi fundada no dia 11 de agosto de 1900.235 Alguns 
contestame lembram do SporH3lub"Rio-{hande,·time-d:rcidade gafu:ha·de-Riu-6-rande, 

fundado em 19 de julho de 1900, apenas 22 dias antes. Porem o S.C. Rio Grande, cuja 
mascote e urn "vovo", interrompeu suas atividades por anos viui.as vezes ao Iongo de sua 

hist6ria. E no ano 2000, para h()mena~ar o centeniui.o do S.C. Rio Grande, o time foi 
incluido pela Federa9ao Gaucha de Futebol na primeira divisao do futebol do Rio Grande 

do Su~ onde ja nao se encontrava mais. Acredito C!!le ambos mere9am a g!Qria de serem 
considerados os times mais antigos da hist6ria do nosso futebo\. 236 

0 futebol chegou a.-Campinas- e!ll--1&91- e- ftli-i!ltroOOzido. pN- aluoos-oo Celegio 

Culto a Ciencia. No bairro da Ponte Preta, alguns jovens limparam urn terreno e 

234 
Ver texto sobre essa discussiio mais adiante. 

235 Essa data tambem e o "Dia dos Clubes-de Futelx>! l'"wfissional do Estado-de Sao P:mlo". e-fm:parl")do 

calendl\rio oficial do estado. A homenagem a Ponte Preta foi oficializada ou promulgada pelo governador 

de Siio Paulo Geraldo Alckmin na Ultima semana de janeiro de 2002, quando foi promulgada a lei 

116/2000, de autoria do deputado estadual Carlos Sampaio do PSDB. 0 deputado campineiro apresentou o 

projeto de lei em 13 de man;o de 2000. Sampaio comentou que "o presente Projeto de Lei tern por 

finalidade prestar uma justa homenagem aos clubes de futebol profissioual do Estado de Siio Paulo, bern 

como visa reconhecer o trabalho desenvolvido por estes mesmos clubes, enquanto 6rgiios incentivadores de 

atividades esportivas e sociais ... e a data, 11 de agosto, se deve ao fato de que, neste dia, no anode 1900, 

foi criada a Associa<;iio Atletica Ponte Preta". Eo govemador, em fax enviado ao presidente da Ponte 

Preta, Sergio Carnielli, parabenizou o clube: "E com prazer q;te informo a vossa senhoria 'ffie promulguei 

a lei que institui o Dia dos Clubes de F utebol Profissional do Estado de Siio Paulo, a ser comemorado 

anualmente no dia II de agosto, receba mens cumprimentos, e>."tensivos a todos os associados e 

profissionais da agremia<;iio". In materia do site http://www.cosmo.eom.br/esportes, 25 de janeiro de 2002. 
236 Vale destacar que se pode considerar tambem que o time mais antigo do Brasil niio e nem a Ponte 

Preta, nem o S.C. Rio Grande. Massimo Clube Ath!tico Votorantim, da cidade hom(mima, fundado em 1' 

de janeiro de 1900, e que chegou a disputar o Campeonato Paulista da II Divisiio de 1948 a 1952. 0 time 

esta em atividade como amador, mas interrompeu suas atividades em alguns momentos, tanto que em 4 de 

dezembro de 1939, o clube foi reorganizado. Para muitos, essa data e considerada a real e oficial data de 

funda<;iio do C.A Votorantim, que antes se chamava Savoia. Fundado por membros da colonia italiana, 

seu nome foi escolhido para homenagear a Cruz de Savoia, o brasiio do reino italiano. 0 nome foi trocado 

durante a II Guerra Mundial, devido a alian<;a da Italia com a Alemanha e a entrada do Brasil na guerra 

ao !ado dos a!iados. 0 mesmo aconteceu com duas outras grandes equipes do futebol brasileiro, o S.E. 

Palmeiras (SP) eo Cruzeiro E. C. (MG). Ambos chamavam-se Palestra Italia, mas devido a entrada 

brasileira na guerra em 1942, os times mudaram seus nomes nesse ano. Os paulistas em 14 de setembro e 

os mineiros em 7 de outubro, embora o time rnineiro ja tivesse mudado seu nome dias antes, em 29 de 

setembro, para Ypiranga, nome que durou apenas 9 dias e niio vingou. 
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improvisaram urn campo as margens dos trilhos da ferrovia para a pnitica desse jogo, Para 

o campo levaram traves de bambu para formar os gok Em 1900, muitos desses jovens 

mantiveram contato e resolveram fundar urn clube de futeboL 

Entre os fundadores da Ponte Preta esta Antonio de Oliveira, conhecido como 

Tonico Campeao, Ele liderou urn grupo de adolescentes para formar urn time de futeboL 

Miguel do Carmo, o Migue, Garibaldi Burghi, o Gig_ette, e Pedro Vieira da Silva tambem 

estavam entre os adolescentes, Esses jovens, alguns alunos do Colegio Culto a Ciencia, 

resolveram improvisar urn campo de futebol proximo a uma velha ponte pintada de preto 

sobre os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 0 nome "Ponte Preta" e uma 

referencia a esse local embrionario, E a data de funda<;ao e o nome nao sao meros acasos, 

A data, 11 de agosto, e uma homenagem ao dia da chegada da ferrovia ao bairro da Ponte 

Preta em 1872, 0 trecho da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, CI,Ue ligava 

Campinas a Jundiai, comeyou a ser construida em 1870 no entao Bairro Alto, Em funyao 

do terreno irregular construi-se uma ponte de madeira, que foi toda coberta com piche, 

passando assim a ser chamada de Ponte Preta, nome herdado pelo bairro a partir da 

inaugura<;:ao da ferrovia em 1872, 

(Ahaixo, o Bonde 11 passando sabre a uPonte Preta". Seu itinerdrio: comegava na Rua Bariio de 
Jaguara, subia ate a "Ponte Preta", onde passava a se chamar Rua Aboliflio, virava a tlireita na Rua 

Alvaro Ribeiro, depois virava U esquertla na Avenilla da Sautltule, indo ate o ponto final em frente ao 

Cemiterio da Saudade. Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 
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A reuniao de funda<;ao da associa<;ao ocorreu a sombra de duas paineiras, na rna 
Abo\i<;ao, em frente a antiga casa numem 1. Fundada a Ponte Preta, elegeu-se a primeira 
diretoria, que teve como presidente Pedro Vieira da Silva. Nos primeiros dez anos de vida, 

a associa<;ao funcionou sempre com sedes e diretorias improvisadas. A associa<;ao 
ganharia maior organiza<;ao a partir de 1910. 

A Ponte Preta, ate 1928, quando o time adquiriu o seu primeiro campo proprio 
para disputar o Campeonato Paulista da LAF (Liga dos Amadores de Futebol), mandou 

seus jogos em varios campos, como o CamQ() do Cruzeiro, que se localizava p_erto do 

atual Cerniterio da Saudade e foi o primeiro campo da Ponte Preta. 0 Campo do Cruzeiro 

se localizava ao lado do antigo Cruzeiro das Missoes, onde hoje esta a Igreia de Santo 
Antonio. A partir de 1910, a Ponte Preta jogou algumas de suas partidas no campo do 

Hip6dromo Campineiro, que se localizava no bairro do Bonfim. Quando chegaram os anos 

vinte, a Ponte Preta come<;ou a mandar seus jogos no Campo da Julio de Mesquita, na 
antiga chitcara dos Bierrenbach. Nessa decada de 20, o clube funde-se com a Associa<;ao 
Athletica de Campinas. 

Entre as decadas de 10 e 20, o time atuou no futebol amador de Campinas e 

regiao. A Ponte Preta liderou em 1912, juntamente com o Corinthians F.C., urn 
movimento pela cria<;ao de urn certame campineiro. Em 1907, clubes campineiros ja 

haviam tentado o mesmo, mas nao obtiveram sucesso. Assim, foi criada a Liga Openiria 
de Foot-Ball Campineira, ocorrendo nesse ana de 1912 o primeiro campeonato 

campineiro, vencido pela Ponte Preta. Participaram desse primeiro campeonato a Ponte 

Preta, o Guarani, o Corinthians F.C., S.C. Operario, London F.C. e Intemacional F.C.M .. 
Foi o primeiro e ultimo ana tambem da Liga Operitria de Foot-Ball Campineira. 

Em 1928, o time e convidado a particiQ~r do Campeonato Paulista organizado pela 
Liga dos Amadores de Futebol, A L.A.F.. Assim, participou do campeonato prin<:ipal do 

estado237
, e logo na estreia terminou a competi<;iio. que. contava com 12 participantes, 1m 

terceiro lugar ao \ado do Espanha F. C, de Santos. A Ponte Preta tambem participou oo 
certame · seguinte, em 19-29~ · Temriuou · novamente em·terceiro lugar,·nn competit;Jao 

disputada par 11 times. 

Em 1930, a L.A.F. e extinta. 0 Campeonato Paulista passa a ser organizado 
apenas pela APEA. 0 C.A. Paulistano da capital, que convidara a Ponte Preta para a 

L.A.F., tambem fecha nesse ana seu departamento de futebol. A Ponte Preta entao volta a 
disputar jogos em Campinas e regiao. Em 1935, ao \ado de outros times campineiros, 

entre os quais o Guarani, funda a.Liga Campineira de Futebol, a L.C.F., particiQando dos 
campeonatos campineiros organizados a partir de entao ate 1946. ' 

Em 1947, a Ponte Preta ingressou na diSQ\lta da II Divisao do CamQeonato 
Paulista. No ana seguinte, era inaugurado o Estadio Moises Lucarelli, apelidado 

carinhosamente pelo pontepretanos de "Maiestoso". Moises Lucarelli, que era amigo 

pessoal do jomalista Ferdinanda Panattoni, era torcedor apaixonado par sua Ponte l'reta. 

Lucarelli trabalhou cobrando as mensalidades dos s6cios do clube. Ele, Olimpio Dias 
Porto e Jose Cantusio compraram o terreno eo doaram ao clube. Na entrada do estadio 

existe urn busto de Moises Lucarelli. Os ultimos resquicios do amadorismo ficaram para 

tras. Jogou a II Divisao de 1947 a 1950. 

237 0 futebol paulista de 1926 a 1929 ficou dividido. Foramdoiscampeonatos organizados p<;la 
Associa~iio Paulista de Esportes Ath!ticos, a APEA, e a Liga do.sAmadores de Futebol, a L.AF .. 
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(Ponte Preta e Guarani. Times que di!.putaram o Campeonato Campineiro da Liga Campineira de 

Futebol, LCF. Acervo da Liga Campineira de Futebol.) 

Gu~i F.C 

........ ~~ 



(Foto de cima: time da Ponte Preta em 18 de novembro de 19../5. Foto tlo meio: time da Ponte Preta no 
infcio dos anos 40. E foto de bai.'Co: Time pontepretano tlas cat(!gorias de base1 em pe, Ernesto, 

Berguinlw, Biro, Manoelito, Paratlela, Tictio, Mili Borghi, Elfsio Linhares e Petlrinlw; e agacluulos, 

Cltiquinho, Linfinos, Pim, Toto, Raulinho e Careca. Acervo .folio Bosco Panattoni.) 



(Duas JormafOes da Ponte Preta. Na Joto tie baLt:o aparecem, tla esquertla para a direita no time 
juvenil: Piolim, Bagir, Maurldo, Matojino, Osmary, Russo, Amaury, Fiji, Servilio, Sabard e Laurin /to. 

Acervo Jofio Bosco Panattoni.) 



Em 1950 a Ponte Preta foi vice-campea da II Divisao, ganhando o direito de subir 
e disputar a I Divisao do futebol paulista. Permanece dez anos na I Divisao, de 1951 a 
1960, quando entao, ap6s pessima campanha e terrninar o certame paulista em ultimo 

Iugar, seis pontos atnis do penultimo colocado, o time cai e volta para a II Divisao. 

Data dessa epoca uma das lendas mais tradicionais do clube. Para justificar os 
longos 9 anos na II Divisao (1961 a 1969), torcedores mais antigos contam que o time foi 

"amaldivoado". Em 1960, o entao tecnico pontepretano, Gentil Cardoso, dispensou o 

meia armador Pitico. A mae do jogador, bastante inconformada com a disj:lensa do filho, 
rogou uma praga contra o time. 0 time foi rebaixado. Nos anos de 1961 e 1964, a Ponte 

Preta chegou muito pert_o de. voltar a I Divisao. Porem, surpreendentes derrotas 

respectivamente para a A. Prudentina E.A. de Presidente Prudente e. para a A.A. 

Portuguesa de Santos, inclusive a ultima em casa na ultima rodada, tiraram a chance da 
Ponte Preta retornar. 

Em 1969 a Ponte Preta e campea paulista da II Divisao e retorna a I Divisao de 
Sao Paulo. Tern inicio a melhor fase da hist6ria da Ponte Preta. Logo no primeiro certame 

paulista que disputa no retorno, em 1970, a Ponte Preta terrnina como vice-campea. 
Nesses anos o clube revelou aquele que viria ser o maior jogador da hist6ria da Ponte 

Preta, o meia esquerda Dicii, que marcou 154 gols pelo clube. 

Em 1974, a Ponte Preta volta a fazer boa campanha e terrnina na segunda posiyao 

no I Tumo do Campeonato Paulista, sendo superada apenas pelo S.(;. Corinthians P .. 
Porem no II Turno, o time despenca para a penultima posiyao. Os campeoes de cada turno 

decidiram o certame desseano. Em 1976, o time estreia no Campeonato Brasileiro. 
Mas em 1977, 1979 e 1981, a Ponte Preta volta a ser vice-campea paulista, a! em 

de ser campea do II Turno do Campeonato Paulista de 1978, ap6s decisao contra o rival 
Guarani, em partida que terrninou empatada em 1 a 1 - por melhor campanha, a vantagem 

era pontepretana- no Estadio Moises Lucarelli no dia 27 de junho de 1979 (a decisao foi 
no ano seguinte). Em 1980, foi terceiro Iugar, e em 1982, foi quarto Iugar no estadual. 

Tambem no Campeonato Brasileiro o time obtem bons resultados, chegando a ficar em 
terceiro Iugar em 1981, sendo essa a melhor posi9ao conquistada num certame nacional. 

Entre 1977, quando foi vice-campea paulista, e 1981, quando foi terceiro Iugar no 

Brasileiro, a Ponte Preta revelou inumeros jogadores para o futebol. Como exemp1os 

podemos citar os goleiros Carlos e Rafael; os zag_ueiros Oscar, Pollozzi e Juninho; os 
meias Dicit e Marco Aurelio; e os atacantes Lucio e Chicao. Muitos defenderam a Selevao 
Brasileira. 

A Ponte Preta voltaria a ser rebaixada em 1987, depois de terrninar a competiyao 

em penultimo Iugar, it frente apenas do Bandeirante E. C. de Birigui. Permaneceu dois anos 

na II Divisao, retornando em 1989, quando foi vice-campea da II Divisao paulista, ap6s 
perder na final para o Ituano F.C. de Itu. Permaneceu na I Divisao ate 1995, quando 

novamente foi rebaixada. 
Em sua quarta participayao na II Divisao, para onde tinha sido rebaixada em tres 

oportunidades, a Ponte Preta disputou os certames de 1996 a 1999. Retorna a I Divisao 

no ano do seu centeniuio, 2000. Realiza nesses dois anos boas campanhas, chegando ate 

as fases finais do Campeonato Pau1ista e tambem do Campeonato Brasileiro. Em 2000, a 
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Ponte Preta conquistou o Trofeu Lance! Rei do Interior por ter realizado a melhor 

campanha da I Fase do certame. 

(Foto de cima: time vice-campeiio paulista de 1979 no Esttidio do Morumbi em 10 defevereiro de 1980, 
com, em pt!, Juninlw, Carlos, Nene, Wanderley, Ordiley e Toninlw Oliveira; e, agac/wdos, Jolio Paulo, 

Died, Osvaldo, Marco Aurelio, LUcio e TomaZini (massagista). Na foto de baixo: time vice-campefio 

paulista de 1981, no Esttidio doMorumbi em 29 de novembro de 1981, com, em pe, Ze Mtirio, Nene, 

Carlos, Juninho, Ordiley e Toninho Oliveira; e, agaclzados, Edson, Marco Aurdlio, Chicao, Died e 
Osvaldo. Fonte: ROSSI, Sergio. A Historia da Associ01;iio Atletica Ponte Preta, VoL V, Cap a.) 
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V- 2. Ponte Preta Centemiria? 

Em 1996, o jomalista Ariovaldo Izac, entao na Editoria de Esportes do jomal 
Diario do Povo, ao escrever uma serie de textos a respeito dos primordios do futebol em 

Campinas, levantou a hipotese de. que a Ponte Preta nao teria sido fundada em 1900, mas 
sim em 1906 _ 0 seu jomalismo investigative, como o proprio Izac se refere ao seu 

trabalho, se apoia basicamente em dois argumentos, na idade dos fundadores em 1900 e 
principalmente em cuidadoso levantamento de dados em jomais da epoca, como os 

extintos Commercia de Campinas eo Cidade de Campinas_ 

Em visitas ao "Arquivo do Estado de Sao Paulo" em Sao Paulo e ao "Centro de 
Ciencias, Letras e Artes" em Campinas, ele encontrou exemplares do jornal Commercia de 

Campinas_ Ariovaldo Izac, que hoje trabalha com a organiza<yao de campeonatos de 

futebol para veteranos em Campinas e regiao, _ cheg()u a produzir urn video para, segundo 
ele, "demonstrar as provas irrefutaveis e tambem se resguardar". 0 video, que purle 

assistir somente em sua companhia, foi filmado pela cunhada Lindalva Firmino Ferreira 
Sans Gomez. 

Quando quis conversar com ele, encontrei urn jomalista sisudo e desconfiado, 
inicialmente bastante arisco quando abordado sobre o assunto. Com o tempo, fui 

ganhando sua confian<ya, arrancando dele al~m sorriso e clara demonstra<;:ao rnista de 
ressentimento e orgulho pelo trabalho realizado. "Fui amea<;:ado de morte algumas 

vezes ... ", comentou magoado porque seu trabalho havia provocado a ira de pontepretanos 

mais exaltados. Neste video, Ariovaldo Izac narra como fez sua pesquisa e mostra os 
jomais onde encontrou os dados, que sustentam sua hipotese. 

0 video, com copias no Diario do Povo e com o proprio Izac, e composto 

basicamente de duas partes. No primeiro, no dia 12 de mar<;:o de 1996, no Arquivo do 

Estado de Sao Paulo em Sao Paulo, ele. mostra urn exemplar do jomal CommercJo de 

Campinas do dia 16 de agosto de 190&. Nesse dia, o jomal anuncia urn iogo da Ponte 

Preta e a parabeniza por seu segundo aniversario. 
Na segunda parte do video, no Centro de Ciencias e Letras e Artes em Campinas, 

no dia 14 de mar<;:o de 1996, o jomalista mostra exemplares do jomal Cidade. de 

Campinas. No exemplar do dia 15 de junho de 1902, ha uma nota sobre futebol, que 

segundo Izac, e urn dos primeiros registros sobre esse esporte na cidade. No dia 17 de 

junho do mesmo ano aparece uma outra nota sobre o futebol, falando sobre a prepara~ao 
do primeiro campo de futebol da cidade, citando o time do Gymnasia, forrnado por alunos 

do antigo colegio Culto a Ciencia, referindo-se a ele como sendo o "primeiro time de 
futebol da cidade"_ Tambem nessa nota fala-se sobre urn jogo na capital Sao Paulo com a 

participa<yao do Gymnasia. Na pagina 2 do iomal Cidade de Campinas do dia 5 de julho 
de 1902, ha uma nota citando a funda<;:ao do primeiro time de futebol da cidade, o 

Gymnasia. No dois dias seguintes, outras notas trazem noticias referentes it "instala<yao 

definitiva do primeiro time de futebol de Campinas". 
No dia 22 de julho de 1902, sai uma noticia anunciando o jogo com os dois 

primeiros times da cidade, referindo-se ao embate como sendo o "batismo do futebol em 
Campinas". E dois dias depois, o jomal traz uma nota citando urn telegrama enviado pe1o 

entao poderoso C.A Paulistano da capital Sao Paulo, parabenizando os times que 
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realizaram o "primeiro jogo de futebol em Campinas" entre Gymnasia e Sport C. 
Campineiro, citado como o segundo time fundado na cidade. 

Izac continua e mostra urn exemplar do dia 27 de julho de 1902. Nesse dia, o 
Sport C. Campineiro aceita o convite para urn jogo contra o C.A. Paulistano. Izac cita o 

testemunho de urn pesquisador de estradas de ferro no Brasil, Genevasio Batista, que 
presenciou o jogo. Em agosto do mesmo ano, no dia 4, o jomal Cidade de Campinas 
publica uma nota falando do jogo entre Sport C. Campineiro e C.A. Paulistano. Nessa 
nota, alem de se referir ao jogo como "o batismo do futebol campineiro", tambem traz 
explicac;:oes de terrnos e regras do "novo" esQorte. No dia seguinte, outra nota sobre 
futebol fala de uma visita do C.A . Paulistano aos "dois primeiros times da cidade", o 

Gymnasia eo Sport C. Campineiro. 

Izac conta em sua narrativa no video q)le Qrocurou alguma menyao ao aniversano 
da Ponte Preta nos jornais, mas nada encontrou. A TABA, Torcedores Amigos Bugrinos 
Associados, de forma ironica, tambem afirrna num dos livros que lan((ou sobre os 

prim6rdios da hist6ria do Guarani F.C., que nao ha nenhuma menc;:ao sobre a Ponte Preta 

no primeiro anos da primeira decada.do. seculo.xx::"8 

Em relac;:ao aos fundadores, Izac afirrna que tres deles, Luis Gustavo, Luis 
Garibaldre Antonio Oliveira; o "Tonitdm'', jogaram mrGymnasia. Izac tarnbemronversou 

com Benedito Zico Alves, filho de Lili, que jog,ou as primeiras partidas da Ponte Preta. 

Segundo Izac, Lili teria apenas 6 anos de idade em 1900. Benedito Zico Alves, ao 
contrano tomou-se torcedor do Guarani F.C., e contou a Izac que chegou a trocar de time 

depois que urn amigo negro seu nao foi aceito pelo Guarani F.C., segundo ele, por 

racismo. Mas anos depois, Benedito Zico Alves voltaria a ser bugrino. 
Outro fundador, Pedro Vieira da Silva, teria cerca de 7 anos em 1900, segundo 

Izac Ariovaldo. Pedro Vieira da Silva, primeiro Qresidente da Ponte Preta, nasceu em 
1 &93 e faleceu em 1963. Izac questiona: "como poderia uma crianc;:a com sete anus assinar 

a primeira ata, a de fundac;:ao?" 

Naquela epoca era muito comum os pais nao registrarem seus filhos. 0 registro era 
algo "novo". Tambem era comum registrar o filho com muito atraso, de anos ate .. Mas 

Izac continua firrne em sua postura e diz que "a idade dos fundadores da Ponte Preta nao 
sao compativeis para 1900 e e muita coincidencia que todos tenham sido registrados 

depois". 

Ariovaldo Izac contou que essa sua investi&'!crao !he trouxe inumeros problemas. 

Cerca de 3 meses depois de escrever sobre o tema, ele foi a uma partida da Ponte. Preta 

em Campinas contra o Paulista de Jundiai, pela Serie A-2 do Campeonato Paulista. Foi a 
trabalho e chegando Ia sentiu que havia uma mobilizac;:ao grande em func;:ao de sua 

presenc;:a. Assustado, o jornalista ligou Qara o iornal (Diario do Povo) para al~em ir 

busca-lo. Mas antes, ao perceber que urn grupo de pessoas, forrnadas por funciomirios, 

seguranc;:as, assessores e torcedores ligados a torcida organizada chamada Torcida Jovem, 
entre eles urn dos chefes e fundadores da torcida, Claudio Albuquerque, o "Kiko", se 

aproximavam dele, Ariovaldo Izac, prevendo o pior, saiu correndo. Ja fora do estadio, 
ainda correu por cerca 15 rninutos, ate entrar numa escola de ingles nas proxirnidades do 

1 A Historia do Guarani F.C.: ''A sombra das PafmiTn:rs·Impe;iuis'' (1'. parte), TABA (Torcedores 

Amigos Bugrinos Associados), 1987, pagina 9. 
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Estadio Moises Lucarelli. As pessoas que estavam na escola de ingles se assustaram 

achando que fosse urn assalto. Segundo Arioyaldo Izac, o proprio presidente da Ponte 
Preta na epoca, Nivaldo Balbo, cuja gestao se deu em 1996 e 1997, havia ameayado 
agredi-lo. 

Depois desse epis6dio, Izac conta que foi retomando as atividades com calma. 
Cobriu urn jogo em Braganya Paulista, uma reuniao da chapa de oposiyao nas eleiyoes do 
clube e tambem a pre-temporada em janeiro de 1997. Ao Estadio Moises Lucarelli, foi 

apenas quando nao havia movimentayiio e jogos, estando o local vazio. 

Ariovaldo Izac trabalhou no Diario do Povo de 1978 a dezembro de 1987, quando 
a equipe de jornalistas foi trocada. Retornaria anos mais tarde, quando permaneceu por 
mais quase dez anos, saindo ern novembro de 1998. "Puxaram meu tapete", lembra com 

magoa o experiente jornalista. Sobre o trabalho de jornalista esportivo ele diz que "o 
jornalista nao pode tercer, pois isso e incorreto, ele nao conseguira ser isento e imparcial, 
e eu me considero urn 'observador do futebol', foi urna opyao, portanto eu nao toryo por 
time nenhum".239 

V - 3. A resposta da Ponte Preta: "A Ponte e centemiria!" 

No ano 2000, os dirigentes da Ponte Preta respondem as duvidas em re!ayao a 
verdadeira idade do clube. A diretoria do clube apresentou em sessao solene no salao 

nobre do estadio Moises Lucarelli, na noite do dia 21 de julho, antes portando do seu 
aniversario em agosto, documentos hist6ricos que, segundo ela, provaria definitivamente 

que a Ponte Preta havia sido fundada em 1900. Tratava-se de cartas e convites da epoca 
da fundayao. 

Entre os documentos, estava urn convite feito pela Ponte Preta ao entao vereador 
Tomas Aquino para participar do primeiro aniversario de fundayao do clube, em 1901. 0 

239 Ele fez esses comentarios depois-qne-etqx:Jgmitei se-e!e-er.rtorcedord•rPonte Preta-01!1io-6uar!mi. 
Muitos jornalistas ou crouistas esportivos - de futebol - sempre deLxaram transparecer suas preferencias 
clubisticas. Ha uma grande discussiio na area. Muitos condenam o jornalista que confessa sua paixiio e diz 
para qual time torce. Outros acham normal. Particularmente niio ·ejo absolutamente nenhum problema. 
Jornalistas famosos como Mario Filho (flamenguista), Juca Kfouri (corinthiano), Milton Neves (santista), 
Jose Trajano (americano- e sempre se refere ao seu clube, o America F.C. do Rio de Janeiro, como o "meu 
ameriquinha"), Orlando Duarte (luso e vascaino), Juarez Soares (corinthiano), Luciano do Valle 
(pontepretano), Alberto Helena Jr. (palmeirense), Fl:i.vio Prado (siiopaulino, como confessou certa vez, 
embora diga que e pontepretano, talvez como forma de se abster do confronto com seus pares em 
discuss6es sobre preferencias clubisticas ou por procurar uma "imparcialidade" em amilises sobre os 
jogos), etc., ja mauifestaram suas preferencias clubisticas. Tambem os jogadores, agora comentaristas, ja 
confessaram suas paixiles, como e o caso de Gerson (tricolor no Rio e em Sao Paulo, ou seja, torcedor do 
Fluminense F.C. e Sao Paulo F.C.), S6crates (corinthiano), Zico (flamenguista), Falcao (colorado- S.C. 
Internacional, RS), Tosti!o (cruzeirense), Mario Sergio (torcedor do E. C. Vit6ria, BA), Casagrande 
( corinthiano ), Rivelino ( corinthiano ), etc. 0 que pude perceber ao Iongo de minha experiencia e que a 
pressi!o sobre esses que "confessam" e multo grande, ti!o grande que as vezes parece existir uma tendencia 
desses jornalistas serem mais severos e rigorosos em rela¢o as criticas que fazem sobre seus respectivos 
times. Mas isso nao e regra, e alguns silo clanimente parciais e defensores de seus clubes, como e o 
tradicional caso de Nelson Rodrigues, dramaturgo, escritor e cronista, que dizia abertamente que se 
preciso fosse mentir, ele mentiria sempre pelo seu Fluminense F.C. (RJ), distorcendo qualquer fato. Mas 

muitos jornalistas agem com naturalidade quando comentam sobre seus respectivos clubes do cora¢o. 
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convite estava nos arquivos da Camara Municipal de Campinas. Alem do convite, tambem 

havia cartas da epoca, comentando sobre a recem fundada Ponte Preta. Ao final da sessao, 

o presidente da Ponte Preta, Sergio Carnielli, disse muito emocionado que "de agora em 

diante, ninguem mais pode duvidar de nossa historia, ela esta definitivamente resgatada". 

Acredito que esse fascinante tema pode estar ainda aberto a novos estudos. Pois jomais e 

pessoas podem errar. Descrevi esses acontecimentos como forma de ilustrar a chamada 

"mistica" pontepretana. 

0 estudo que mostrou que a Ponte Preta era de 1900 de fato foi feito pelo 

historiador Jose Moraes dos Santos Neto, indicado pelo professor Dr. Jose Roberto do 

Amaral Lapa do Centro de Memoria da Unicamp em 1996, que havia sido procurado na 

epoca pela diretoria da Ponte Preta. 0 clube queria terminar de uma vez com a pol~mica, 

principalmente porque estaria chegando. seu ani:llersario.::.de. cern anos. 
240 

V- 4. Guarani Futebol Clube, o "Bugre Campineiro": origens e historia 

Intemacional ou Paulistano ou ate Carlos Gomes! Apesar das sugestoes, os jovens 

estudantes, alguns do Colegio Culto it Ciencia, e os operarios que se reuniram no dia 1 o de 

abril de 1911
241 

as sombras das palmeiras .imperiais da..Erru;a.Carlos Gomes,.esquina .fias 

ruas Conceic;:iio e Irma Serafina, centro de Campinas, optaram mesmo por Guarani Foot

ball Club. A sugestiio foi de urn dos participantes da reuniiio, Jose Trani, para homenagear 

urn dos mais ilustres personagens da historia de Campinas, o maestro Carlos Gomes, autor 

da opera 0 Guarani. Opera essa inspirada no romance escrito por Jose de Alencar, em que 

o autor narra a historia de um-ffidiD-da-nav1*r·indigena-Guafany. Jose 'l=rani, entae com 
' 

apenas 16 anos e com forte inclina<;:iio intelectual, se inspirou no local onde estava 

acontecendo a reuniao. E as cores verde, da grama, e branco, da luz do dia, foram uma 

sugestao de outro adolescente de 16 anos, Romeu de Vito. Alem deles, estav!lm presentes 

tambem Pompeu de Vito, Vicente Matallo, Emani Matallo e Antonio de Lucca, entre 

outros. Todos jovens com idades entre 16 e 19 anos, descendentes de italianos que haviam 

chegado ao Brasil recentemente. 

Eles se reuniam com freqiiencia na pra<;:a nos finais de tarde. Discutiam muitas 

coisas, paqueravam as garotas que circulavam pela prac;:a. Mas, o que mais discutiam e o 

que mais lhes chamava a atenc;:ao era urn esporte ql,!e cheg!l.ra ao pais hi pouco mais de 

uma decada, o futebol. 

A primeira diretoria teve como presidente, Vicente Matallo, como vice-:Qresidente, 

Emani Matallo, e como tesoureiro, Pompeu de Vito. A nova agremiac;:ao comec;:ou a se 

manter atraves das contribuic;:oes de 500 reis dos membros. Os primeiros treinos dos 

entusiasmados jovens aconteciam num terreno na Vila Industrial, proximo it Vila 

Vicentina. Em pouco tempo, o Guarani passou a ser conhecido em toda a cidade, e o 

2
4() A descri~o dessa pesquisa e os resultados obtidos estiio na obra: NETO, Jose Moraes dos. 0 inicio de 

uma paixiio: Afundaflio e os primeiros anos da Associaflio Atletica Ponte Preta. Editora Komedi, 
Campinas, SP, 2000. Em outra obra do mesmo autor, tambem sao abordados aspectos da origem e dos 
prim6rdios da Ponte Preta: NETO, Jose Moraes dos. Sempre Ponte Preta- Afistica, torcida e a cidade de 

Campinas. Editora Komedi, Campinas, SP, 2001. 
241 A data oficial de funda<;ao do Guaraui e comemorada no dia 2 de abril. Como o dia anterior era o dia 
internacional da mentira, optaram por comemorar a funda~o no dia 2. 
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apelido "Bugre", que e a designayao para indio guerreiro e valente, ja era utilizado desde 
de 1919 pela torcida e tambem pela imprensa da epoca. 

A primeira partida disputada pelo Guarani ocorreu no dia 18 de junho de 1911. 0 
time perdeu por 3 a 0 para o Sport Club XV de..NoYembro de Campinas..242 Cer.ca de urn 

' mes depois, no dia 16 de julho, o alviverde campineiro obteve sua primeira vit6ria,' ao 
derrotar o Corinthians Foot-Ball Clqb-de-Campinas portw.-

0 Guarani, que foi o primeiro time de CamQinas a jogar contra urn time 
estrangeiro, o uruguaio Peiiarol de Montevideu, disputou ate o ano de 1926 apenas jogos 

na cidade e na regiao basicamente, particiQando da Lig_a Campineira de Futebol e de 
tomeios que envolviam times de Campinas e do interior de Sao Paulo. 

Nesse periodo, o time disputou inumeras Qeleias, Qrincipalmente contra a Ponte 
Preta, que desde cedo ja se tomara a principal rival do Guarani. 0 primeiro derbi 

disputado foi no dia 24 de maryo de 1912, no Campo da Vila Industrial. E o placar dessa 
partida arnistosa inaugural e desconhecido, pois nao havia ainda uma cobertura efetiva do 

futebol pela imprensa e tambem por nao haver nenhum outro registro com o resultado da 

peleja. Sabe-se apenas que o jogo aconteceu. 
243 

A primeira vit6ria--bugrina- num--OObi- asonte,;eu--IKHJ:uafto-enoon<ro, em 23. de 

agosto de 1914, num amistoso disputado no Campo ou Arraial de Souzas, hoje urn distiito 
de Campinas. 0 placar foi 2 a 0. Mas esse jogo ficou marcado pela grande expectativa 

criada na epoca e por uma enorme briga que ocorreu ao final da partida. Para muitos, o 

inicio de fato da rivalidade entre pontepretanos e bugrinos. 

0 primeiro estadio pr6QI:io do Guarani foi construido na rua Barao Geraldo de 
Rezende, sendo inaugurado no dia 15 de junho de 1923. F oi o primeiro estadio construido 

na cidade com a finalidade especifica de abrig_ar ioggs de futebol. A ultima partida neste 
estadio aconteceu no dia 5 de abril de 1953. Nesse mesmo ano, em 31 de maio, seria 

inaugurado o atual estadio do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa. 
Em 1927, a APEA, Associa9ao Paulista de Esportes Atleticos, resolve convidar o 

entao melhor time do interior de Sao Paulo para disputar o campeonato maior do 
estado244

, o Guarani. 0 time campineiro permaneceu cinco anos no certame da APEA, 

disputando de 1927 a 1931. Nesses-angs., o .. tiffi€.feali.wu-4estacadas campanhas., ficando 

sempre entre os sete primeiros colocados em 14 times participantes (com exceyiio · dos 

anos de 1928 e 1929, com 7 e 8 participantes respectivamente, e em que o Guarani 

terrninou na quarta e na quinta posi9ii0, respectivamente ). 
Contrano a profissionalizayiio que estava ocorrendo no futebol paulista, o Guarani 

deixa a APEA em 1932 e volta a disputar os certames amadores de Campinas. Nessa 

epoca, a rivalidade do derbi ja existia e para muitos a volta do Guarani foi boa no sentido 
de que o derbi, ausente desde 1927, quando o Guarani derrotou a Ponte Preta por 3 a 1 no 

242 Muitos times na epoca em Siio Paulo, tinham o nome "XV de Novembro", numa clara referencia a 
Proclama9iio da RepUblica, ocorrida em 1889, evento portanto ainda recente para a sociedade da epoca. 
243 Os pontepretanos, como par exemplo Sergio Rossi, em sua obra "A Hist6ria da Associa9iio Atletica 
Ponte Preta", volume I, di2em que o primeiro derbi ocorreu em 1911 no Campo do Sao Vicente, e que a 
Ponte Preta venceu o encontro par 1 a 0, go! de Lopes. Mas nao existem registros que confmnem a 
existencia desse jogo. 
244 Na realidade, o futebol paulista nessa epoca estava dividido. Alem do certame da APEA, tambem havia 
o certame da LAF, Liga dos Amadores de Futebol. 
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seu estadio pelo Campeonato do Interior, estava de volta. 0 maior clitssico da cidade 

voltaria a ser disputado em 1932. Nesse ano, o Guarani derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 
em seu estadio, pelo Campeonato do Interior. 

(Foto do infantil do Guarani em dia vitOria sabre o Barcelona por 6 a 0 no Estddio do Guarani F. C., o 

antigo "Pastinho" na Bania Geraldo de Rezende. Da esquerda para a direita, em pe, ze Gaiola, Riva, 

Cabrita, COla, Pascoal, Osmar e TOti, e, agachados, Tostao, Roberto, Edson, Miranda, N/Jgo, Pataroti e 

Alita. Os gols tlessa partida foram marcados por Edson (3), Miranda, Osmar e CtJia. Acervo Joiio 
Bosco Panattoni.) 
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(Foto do Estddio do Guarani F.C., o "Pastinlw", inaugurado em 1923, e que se localizava na Rua 

Banio Geraldo de Rezende, quase na Avenitla Banio tie ltapura. Esse foi o primeiro estddio de futehol 
construido na cidade. Aparece JW imagem o obelisco em lwmenagem ao Comendador D'Angelo, 

industrial e proprietdrio da Fdhrica de cigarros Sudaes e grande henenu!rito do Guarani. Acervo .lotio 

Bosco Panaitt011i.) 



(Primeira passeata do Guarani, realizada em setemhro, qullntlo foi lanfada a pedra fundamental do 
novo estlidio do GuaraniJ que viria a ser o Brinco de Ouro da Princesa. Acervo .fOlio Bosco Panattoni.) 
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(Foto do clube e tlo Estlitlio Brinco de Ouro tla Princesa em construriio em marro tie 19611 tirada de 
uma altura de 23 metros pelo fot6grafo Net~vr M. Roclta1 ao subir na Escola de MecOnica do Bonfim. 

Acervo .lotio Bosco Panattoni.) 



Ate o final da decada de 40, o Campeonato Campineiro foi o principal certame 
disputado pelo Guarani, que ainda era urn clube com caracteristicas amadoras. Alias, o 

Guarani foi o time que mais vezes conquistou o Campeonato Campineiro. Mas em 1947, 
com a criavao da Federa9ao Paulista de Futebol, a F.P.F., e a organiza9ao de urn certarne 

unificado e profissional do estado de Sao Paulo, o Guarani passa a disputar o Campeonato 
Paulista da II Divisao. Nesse primeiro ano, o E. C. XV de Novembro de Piracicaba foi o 

campeao, mas nao havia ainda a Lei do Acesso, C)!le seria implementada no ano seguinte, 
em certame tambem vencido pelo time piracicabano. Mas em 1949, o Guarani, ao veneer 
o Batatais F.C. de Batatais na decisao da ll Divisao, tomou-se o segundo time a ascender 

a I Divisao do futebol de Sao Paulo, nessa nova fase do futebol paulista com a F.P.F .. E 
desde 1950, o Guarani joga a I Divisao de Sao Paulo245 

No ano de 1948 teve origem urn das mais lendarias hist6rias que acirram a 
rivalidade entre Guarani e Ponte"Preta. Ambos·estavam d:isputando o Campeonato Paulista 

da II Divisao. No final do certame, a Ponte Preta ia estava fora. 0 Guarani estava bern 
proximo de se classificar. Porem os bugrinos dependiam de uma vit6ria do maior rival 
contra o E.C. XV de Novembro de Piracicaba. Mas, no dia 12 de setembro de 1948, na 

inaugura9ao do Estadio Moises Lucarelli da Ponte Preta, os anfitrioes perderam por 3 a 0, 

o que elirninou o Guarani. Nessa partida, os pontepretanos Gaspar e Gaiola perderam dois 
penaltis. A torcida da Ponte Preta comemorou a derrota e a torcida do Guarani considera 

ate hoje que os jogadores alvinegros entregcrram a p_artida. 
Em 1953, o Guarani troca de estadio. Deixa o antigo e ja ultrapassado Estadio da 

Rua Barao Geraldo de Rezende, carinhosamente apelidado de "Pastinho", pois era muito 

comum haver animais pastando nos arredores e imedia9oes do estadio. Nesse ano, o 

Guarani passa a mandar seus jogos no Estitdio Brinco de Ouro da Princesa. 
0 nome desse estadio foi dado por urn jomalista, Joao Caetano Monteiro Filho, do 

Correia Popular. Ao ver fotos da maquete do estadio em 1952, urn ano antes da 
inaugura<riio, Joao Caetano Monteiro Filho, achou o projeto muito semelhante a urn 

"brinco". No dia seguinte, escreveu em sua coluna no Correia Popular, fazendo uma 
brincadeira com o antigo apelido de Campinas, "Princesa D'Oeste", que o Guarani estava 

construindo urn verdadeiro "brinco de ouro para a princesa". Torcedores, dirigentes, 

jogadores e comissao tecnica gostaram da ideia. E no dia 31 de maio de 1953, o e~titdio 

foi inaugurado como nome oficial de Estadio "Brinco de Ouro da Princesa". Nesse ano de 
1953, o Guarani terrninou em quinto Iugar no certame paulista com 14 participantes. 

De 1950 a 1955, o Guarani ficou entre oito primeiros colocados, em certames 
que variaram de 12 a 16 participantes. Com exce9iio do anode 1966, quando ficou com a 

13° posi9iio, o Guarani, ao long_o de toda a decada de 60 fez boas campanhas no 

Campeonato Paulista Nos anos 70, seu desempenho foi ainda melhor. Foi terceiro Iugar 

em 1976, depois deter conquistado o I Tumo do Campeonato Paulista, e em 1978, alem 

deter sido tambem quarto Iugar em 1979. 

045 0 time foi rebaixado pela primeira vez em 2001. Mas-como-par:r-W&2 o certame paulista nao ffi11is 
ocorreria e em seu Iugar se montou a Liga Rio/Sao Paulo, o Guarani continuou na I Divisiio, disputando 
inclusive o certame da Liga. Niio se pode saber, em fun<;iio da enorme desorganiza<;iio do futebol 
brasileiro, se a Liga vai sobreviver e se o Campeonato Paulista voltaci a ser disputado e mesmo se o 
Guarani, nesse caso, continuar.i de fato rebaixado ... 
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No anode 1978, o Guarani chegou a sua maior conquista em toda a sua historia. 

0 time conquistou o Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro e ate agora o unico time do 
interior a conseguir tal fayanha. Foi tambem uma vitoria da humildade e perseveranya. 

Ate a decisao da competiyao, a imprensa da epoca, principalme!lte da capital, se 
dizia impressionada com a campanha realizada pelo time campineiro ate entao. Mas nao 

acreditava que urn time jovem e inexperiente Q.Udesse veneer o poderoso e ja bicampeao 
brasileiro (1972/73) S.E. Palmeiras, formado por jogadores da Seleyao Brasileira, CQmo o 

goleiro Leao e o meia Jorge Mendonya. Mas o Guarani, comandado pelo tecnico Carlos 
Alberto Silva, surpreendeu a todos. 

Foram duas partidas, a primeira em Sao Paulo e a segunda em_Campinas, pois o 
Guarani tinha a melhor campanha. E o Guarani, que contava com a experiencia do goleiro 
Neneca e do volante Ze Carlos, e com o talento dos atacantes Careca e Bozo, e tambem 

dos meias Zenon e Renato, venceu o time paulistano duas vezes por 1 a 0. No primeiro 

jogo, Careca provocou a expulsiio do experiente gQleiro Leao. 0 arbitro do iogo marcou 
penalti. Sem poder substituir, o atacante palmeirense Escurinho foi para o go!, mas .nao 

evitou o go! marcado por Zenon, na cobrancta do penalti. Na segunda partida, em 
Campinas, urn go! de Careca confirmou o titulo brasileiro para os campineiros. Feito 

nunca igualado por nenhum outro time do interior, ja q)Je somente os grandes times dos 
grandes centros de futebol do pais, capitais estaduais, conquistaram o certame. 

A decada de 70 marcou o inicio de uma grande proiectao para o Guarani. Nao so as 
boas campanhas o levaram a isso. Tambem o fato de cuidar com eficiencia das categorias 

de base, fizeram com que o Guarani revelasse muitos j~glJ.dores para o futebol nacional. 
Os atacantes Careca, Evair, Joao Paulo e Luizao, os meias Renato Pe Murcho, Neto, 

Mauro Silva e Amoroso, e os zagueiros Julio Cesar e Edu Dracena, sao alguns exemplps. 

Todos esses serviram a Selevao Brasileira. 
0 _interessante e que o Guarani dividiu a extraordiniu:ia fase com a rival Ponte 

Preta, que tambem viveu na decada de 70 e inicio da decada de 80, o melhor momento de 

sua historia, a exemplo do Guarani. Na realidade, essa fase foi mais long_a para o Guarani. 
Pois enquanto a Ponte Preta era rebaixada no futebol paulista em 1987, o Guarani ainda 

realizaria excelentes campanhas nos campeonatos Paulista e Brasileiro ate meados dos 

anos 90, quando entao comevaria uma fase ruim, ao contrano da Ponte Preta, que nos 

Ultimos anos da decada de 90 do seculo passado e no primeiro ano do seculo XXI, 
realizou boas campanhas nos mesmos campeonatos. 

0 Guarani detem urn recorte no Campeonato Brasileiro. Seu ataque, no certame 

de 1982, marcou a melhor media de go is da historia da competi9ao, com 3,15 go is por 

partida. 0 ataque bugrino nesse ano foi formado por Lucio, Jorge Mendonya, Emani 
Banana e Careca. Urn ano antes, o Guarani havia conquistado o titulo da Taya de Prata, 

que equivale ao Campeonato Brasileiro da II Divisao. No Campeonato paulista, o time, na 
decada de 80, ainda foi terceiro colocado nos anos de 1981 e 1985. 

De 1986 a 1988, o time bugrino realizou excelentes campanhas nos certames de 
que participou, revelando muitos bons jogadores, que foram para os principais clubes do 

pais, para o exterior e tambem serviram a Selevao Brasileira. Em 1986, o Guarani perdeu 
o titulo brasileiro em casa para o Sao Paulo F.C., que contava entao com o ex-idolo de 

Campinas, Careca. 0 jogo foi decidido nos penaltis, depois do Guarani ter aberto dois gols 

de vantagem na prorrogayao e sofrer o go! de empate, marcado por Careca, no final da 
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prorroga~iio. Em 1987, o Guarani decidiu novamente o Campeonato Brasileiro
246 

com o 
Sport C. Recife (PE). Sagrou-se nesse ano vice-campeiio brasileiro. No ano seguinte, 
1988, o time campineiro volto1I<r disputat uma final7 Dessa- vez, decidin· <Y Campeon<LtO 

Paulista e de novo perdeu em casa na prorrog_a~~o. 0 adversario nessa oportunidade foi o 
S.C. Corinthians P .. 

Em 1991, o time disputou a decisiio do Campeonato Brasileiro da Serie B ( ou II 
Divisiio), mas perdeu a final para o Paysandu S.C. (PA). No ano de 1994, o Guarani 

voltaria a disputar urna semifinal de urn Carnpeonato Brasileiro. Apesar de eliminada nessa 
fase, a equipe revelou dois grandes jogadores para o futebol nacional e mundial, que 

tambem defenderam a Sele~iio Brasileira. Em rela~iio ao Campeonato Paulista, embora 
tenha chegado muito perto, o time ainda niio conquistou urn titulo estadual, feito que 

outras duas equipes do interior conseguiram: A.A. Internacional de Limeira e C.A. 
Bragantino de Bragan~a Paulista. Ambas equipes com desempenho, ao Iongo da hist6ria 

do certame, muito inferior ao desempenho de Guarani e Ponte Preta, que tambem, apesar 
de chegar perto, nunca conquistou o Campeonato Paulista. 

V - 5. Mascotes e o perfil das torcidas .envolvidas 

Quanto ao mascote do Guarani, urn ''bugre" ou "indio", niio ha muito para se 

comentar, ja que o mesmo e uma clara referencia ao nome do time. Ja para a Ponte Preta, 

niio e bem assim. Pois a mascote da Ponte Preta e, alem de uma "Velha Senhora", por ser 
ela urn time muito antigo, tambem uma "macaca", mascote essa mais conhecida entre os 

torcedores. 

Exist em tres versoes ( ou mais?) para o surgjmento da "Macaca" como mascote e 
simbolo da Ponte Preta. Numa delas, a mascote teria sido incorporada ao clube nos anos 
50. Como. o Estadio Moises Lucarelli fora inaugurado em 1948, dois anos antes da 

inaugura91io do Estadio do Maracanii, no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de 1950, 

os torcedores bugrinos resolveram gozar os rivais, chamando o estadio pontepretano de 
"Macacanii". Noutra versiio, surgida mais ou menos na mesma epoca, os torcedores de 

246 Nesse ano os grandes times- os "gigantes" do Brasrrts:E: Palmeiras; Siio Panlo·F:€ .• &.e. Corinthi,tlS 
P., Santos F. C., C.R. F1amengo, F1uminense F.C., C.R. Vasco da Gama, Botafogo F.R., C. Atletico - · 
Mineiro, Cruzeiro E. C., Gremio F.C. e S.C. Internacional)- decidiram fundar o "Clube dos 13" (os 12 
"gigantes" mais o E. C. Bahia- BA),-e realizaram a Copa Uniiio, chamada pela Confedera\iio Brasileira de 
Futebo~ C.B.F., de M6dulo Verde do Campeonato Brasileiro. Os outros grandes do futebol brasileiro, 
onde se inclnia o Guarani - a Ponte Preta estava na II Divisiio e por isso niio participou - fonnaram o 
M6dulo Amarelo. 0 objetivo da C.B.F. era realizar urn quadrangular final entre os dois melhores de cada 
m6dulo, para dai sair o campeiio nacional de 1987. Porem, C.R. F1ameng_o e S.C. InternacionaL campeiio 
e vice do M6dulo Verde respectivamente, se recnsaram a participar do quadrangular, que virou uma 
decisiio entre Guarani e Sport C. Recife (PE), reconhecidos pela C.B.F. respectivamente como o 'ice eo 
campeiio brasileiros de 1987, ja que o Sport C. Recife (PE) venceu a decisiio por I a 0. Antes. na decisiio 
do M6dulo Amarelo, o Guarani venceu a primeira em casa por 2 a 0 eo Sport C. Recife (PE) venceu a 
seguuda por 3 a 0 em Recife. Nessa seguuda partida houve empate na decisiio por pena!tis. Os times' 
desistiram de continuar depois de 22 cobran~ e nenhuma defini9iio. Posteriormente, a CBF decidiu 
considerar o saldo de gols nas duas partidas, o que deu o titulo aos pernambucanos. Esse foi o Unico ano 
em que houve dois certames nacionais. Em 2000, a C.B.F. niio organizou a competi¢o de\ido a 
problemas juridicos com o S.E. Gama de Gama (DF). Os pr6prios clubes assumiram a organiza¢o do 
certame que se chamou nesse ano "Copa Joiio Havelange". 
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ambas as equipes passaram a se referir a Ponte Preta como "Macaca" porque se localizou 

perto do Estildio Moises Lucarelli o Bosque dos Jequitibas, que transformado em parque e 

zool6gico abrigou, entre outros animais, macacos. E numa terceira versao, que . teria 

surgido nos anos 20, atribui a origem da mascote devido ao fato do time pontepretano ter 

sido urn dos primeiros a admitir negros em seus quadros, sendo assim chamados pelos 

rivais de "macacos" e a P9nte Preta de "Macaca". 

Nas tres versoes fica evidente a origem racista da mascote pontepretana. Ate hoje 

a mascote confere aos pontepretanos, sob o olhar preconceituoso dos rivais, 

caracteristicas estereotipadas e que passam a ser depreciativas, como "pretos" e "pobres". 

E de fato assim se acostumou classificar as torcidas ao Iongo das decadas. A Ponte Preta 

seria urn time mais popular, onde a maioria dos torcedores se encontra nas c~adas 

sociais mais baixas, e onde esta tambem a maior parcela da pOp]lla~ao negra, que 
historicamente foi "confinada" a essas camadas mais pobres. Ja o Guarani seria urn time 

constituido por torcida de classe media e classe alta. Com exc~ao de alguns exemplos, 

nao hit nada que realmente confirme essa caracteriza~ao das torcidas. Como exemplos: o 

bairro Vila Rica, que possui uma grande popula~ao negra e considerado bairro popular, 

seria urn bairro de maioria pontepretana, ja os bairros Castelo e Proen~a, bairros de classe 

media, seriam de maioria bugrina. Mas esse e urn conhecimento difundido pela lJ.Opula~ao 

ha gera~oes, urn "saber popular". Mas nao ha nada que realmente possa comprovar essas 

caracteriza~oes. 

Muitas pesquisas, feitas por exemplo J?.ela revista Placar, mostraram no passado 

que a torcida da Ponte Preta e maior que a torcida do Guarani, e assim, composta por 

mais representantes das camadas populares. Mas uma pesquisa real!zada pelo jomal 

Correia Popular em meados dos anos 90 mostrou ser a torcida do Guarani maior que a 

torcida da Ponte Preta e justificou essa mudanc;:a em func;:ao dos muitos anos que a Ponte 
Preta permaneceu na II Divisao entre os anos 80 e 90 ( 1988/89 e 1996-1999). Mas. essa 

pesquisa do Correia Popular chegou a ser contestada na epoca por bugrinos, surpresos 

como resultado. 

A Mascote, apesar da origem racista e preconceituosa, foi assim assimilada pelos 

pontepretanos que a transformaram num simbolo. Fenomeno igual ocorreu em relac;:ao a 

uma das mascotes e simbolos dos palmeirenses, o "porco", apelido dado J?.elo corinthianos 

e assirnilado pelos rivals, que o transformaram em mascote do clube. Alguns palmeirenses 

devolveram a provocac;:ao e passaram a identificar o S.C. Corinthians P. com urn "gamba", 

e muitos corinthianos parecem tambem ter assimilado, em menor intensidade, a candidata 

a mascote do clube, o gamba. 

As torcidas de Ponte Preta e Guarani podem ser separadas apenas no aspecto 

simb61ico. Embora muitos torcedores e profissionais da imprensa insistam em enfatiZa.r 

que as torcidas sao claramente e fundamentalmente diferentes, nao ha nada que indique 

essa condic;:ao fora da esfera simb6lica. Pontepretanos e bugrinos estao presentes em 

qualquer camada social, tern representantes em qualquer "ra9a" ou "etnia", 

desempenhando qualquer atividade profissional e assimilando e externando uma cultura 

(mica, campineira ou brasileira. Assim, fora da esfera simb61ica do futebol, nao hit como 

diferenciar as torcidas, ou o "pontepretano" do "bugrino". 

A diferenciac;:ao ocorre no contexto do futebol. Na esfera simb6lica, os torcedores 

de fato assumem uma identidade que"·os-diferenciam urn do outro. E essas identidades 
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foram forjadas historicamente, a partir principalmente de suas respectivas origens. No 

momenta em que surgiram como times de futebol, havia de fato uma caracteriza<;iio 
particular dos membros de cada torcida. A Ponte Preta tern origem openiria, e ligada 
portando as camadas mais populares da sociedade campineira, onde tambem se encontra a 

maior parte da popula;;ao negra da cidade. Ela surgiu no suburbia, Ionge do centro da 
cidade. 0 Guarani, embora nao tenha uma origem v'inculada a elite exatamente, foi 

fundado por membros de setores mais abastados, formados por exemplo por estudantes, 
barbeiros e marceneiros. E surgiu num ambiente mais urbana, mais proximo ao centro da 
cidade. 

Assim, no contexto ou universo do futebol, o pontepretano e o torcedor do 
"povo", das camadas mais populares, e 0 torcedor "negro". Jit 0 bugrino e 0 torcedor mais 

elitizado, pertencente as camadas mais altas, onde hii poucos negros. 0 pontepretano e a 
"rale" e o bugrino e a "elite" nesse ambiente simb6lico. E os torcedores, quando se 

remetem ao futebol sustentam essas identidades, parecem de fato fazer questao ou ter 
necessidade de sustentar suas identidades, como isso lhes garantisse urn Iugar na "tribo", 

sendo parte de urn grupo. Todos os times do pais, em seus ambientes particulares, tern 
identidades e realizam a manuten<;ao delas sempre. Assim, pode-se classificar, .. por 
exemplo, S.C. Corinthians P. (SP), C.R. Flamengo (RJ), S.C. Intemacional (RS) e C. 

Atletico Mineiro (MG), entre outros, como os times do "povao", jii Sao Paulo F. C. (SP), 

Fluminense F.C. (RJ), Gremio F.P. (RS) e Cruzeiro E.C. (MG), entre outros, como os 
times da elite. 

Mas fora desse ambiente simb6lico do futebol, nao hii diferen<;as entre os 
torcedores pontepretanos e bugrinos. Socialmente eles estao misturados e nao e passive! 

identificii-los na sociedade. Pelo contriirio, por serem times grandes da mesma cidade, o 
perfil como torcedor e similar ate, parecido com o perfil dos torcedores dos "gigantes" da 
capital, como S.C. Corinthians P., S.E. Palmeiras e Sao Paulo F.C., e muito diferente do 

perfil dos torcedores de outros times - pequenos ou medias -· da regiao, como o Mogi 

Mirim E.C. de Mogi Mirim, Rio Branco E.C. de Americana, A.A. Intemacional e 
Independente F.C. de Limeira, E.C. Uniao Sao Joao de Araras, C.A Bragantino de 

Bragan<;a Paulista, Etti Jundiai F.I. de Jundiai, etc, cujo perfil das torcidas e a de uma 
torcida do interior, sem torcidas organizadas e mais "calmas" quanta as suas 

manifesta<;:oes nos estiidios - o que nao significa Cffie seiam menos ap<J.ixonadas por seus 
respectivos clubes. Torcedor de futebol e torcedor de futebol em qualquer parte do 

mundo ... 

0 que se pode afirmar, baseando-se em estatisticas e que a torcida da Ponte Preta 
e maior e e mais assidua nos estiidios se comparada a torcida do Guarani. Mas isso pode 

ser meramente urn reflexo da identidade assumida pelas torcidas, que classifica o 

pontepretano com urn torcedor "sofredor e fie!". 

(Fotos das pr6ximas duas pdginas. A primeira traz o time do Guarani que aplicou a maior goleada da 

historia dos derbis: 6 a 0 em 1960. E a segunda Joto, traz a Ponte Preta campeii da II Divisiio do 

futebo/ paulista em 1969, on de aparecem o tecnico Ze Duarte, Nelson - hoje o tecnico Nelsinho Batista 
- e Died. Acervo pessoa/ do autor.) 
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VI- 0 DERBI CAMPINEIRO: 

TRADICAO E RIV ALIDADE-DE ®AS"E UM SECULO 

0 maior chissico do interior do Brasil, Ponte Preta X Guarani, tern urna hist6ria de 

quase cern anos e uma rivalidade que come-;ou bastante cedo, se comparado a outros 
chissicos pelo BrasiL principalmente do interior de Sao Paulo. 0 ernbate e rivalidade, por 

exemplo, entre A.A. Intemacional e Independente F.C., ambos de Limeira (SP), se 

iniciaram nos anos 40. Ou, em outro exemplo, o charnado classico "Comefogo" de 
Ribeirao Preto, entre Comercial F.C. e Botafogo F.C., se iniciou nos anos 20. Mesino 

grandes classicos de irnportantes centros de futebol do Brasil, como por exemplo Salvador 

(BA), comevaram bern mais tarde. 0 embate e rivalidade entre o E. C. Vit6ria e o E. C. 

Bahia so come<;:aram duas decadas depois, em meados dos anos 30. Mesmo na cidade de 
Sao Paulo, onde o futebol "chegou ao Brasil", os classicos paulistanos que envolvem o 

Sao Paulo F.C. contra os grandes da capital, S.C. Corinthians P. e S.E. Palmeiras, so se 
iniciaram tam bern ern meados dos anos 3 0. 

E nesses casos estou considerando cronologicamente o inicio dos embates, mas a 

rivalidade em si pode se iniciar muitos anos depois desses primeiros jogos entre as duas 
equipes. Esses times se tomariam rivais tradicionais muitos anos depois de terem se 
enfrentado pela primeira vez. E nesse caso, que envolve o inicio de uma rivalidade, ou 

seja, ver no adversario urn rival diferenciado que "deve ser derrotado a todo custo", mais 
uma vez o embate campineiro e urn dos pioneiros. Pois podernos considerar que essa 
rivalidade teve inicio em 1914, apenas dois anos de~ois de realizada a prirneira partida, 

quando em jogo "arnistoso" realizado em Sousas, houve muita briga e o inicio de urn 

"6dio reciproco" entre os clubes. Em 1916, em partida realizada no Hip6dromo 
Campineiro, novamente houve confronto entre as torcidas. Essas duas partidas sao 

consideradas marcos do inicio da rivalidade entre alvinegros e alviverdes. 
Mas nao foi somente pelo fato dessas partidas terem sido tensas e com brigas entre 

torcedores que podemos considerar como motivo suficiente para o inicio de urn rivalidade 
como essa. Devemos considerar tambem o fato de que as duas equipes, ja nessa epoca, 

erarn os maiores times da cidade, com muitos torcedores, e disputavarn a hegemonia do 
futebol campineiro. Seus encontros ja eram os maiores eventos do futebol citadino. 

Em 1914, o futebol na cidade de Campinas ia estava bastante difundido, corn 

muitos praticantes e times espalhados pela cidade. 0 futebol chegou a Campinas ja nos 

ultimos quatro anos do seculo XIX,. pouc.o. depois.. de. chegar ao BrasiL
247 

Nas.. c!yas 
prirneiras decadas do seculo XX muitos times surgiram em Campinas, a maio ria' se 

extinguiu corn o tempo e coma-chegamn:hrprofi:ssiomrl:i:sn:ID: 

E natural que nesse p.eriodor e. a.t.e cer.ca .. de .. duas. decadas depois, nos .. anos 40, 
outros jogos envolvendo times de Campinas pudessem ser vistos como chissicos ou 
"derbis". Os encontros envolvendo os times da·A.A. Ponte Preta, Guarani F.C., Campinas 

F. C. e do S.C. Corinthians de Campinas, por exemQlo, eram vistos como grandes jogos, 
classicos da cidade. Mas nao se firmaram como classicos e nem sequer foram chamados de 

047 
Charles Miller, em 1894, chegou aoporto de·Santos·comtnm'tbola e as regras do futebol, jogoja 

popular na Europa. Esse ano e considerado o ano em que se inicia'l! hist6ria do futebo1 no pais. 
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"derbi". Somente o embate entr.e. Ponte. .Preta. e. .. Guaranise.. transformou em.. chissico e 
passou a ser chamado de "derbi" a partir da decada de 30. .. i 

Mais tarde, entre as decadas de 30 e 50, os iogs>s entre A.A. Ponte Preta, Guarani 
F.C. e E. C. Mogiana, unicos times de Campinas que se profissionalizaram e participaram 
do Campeonato Paulista organizado j.a pela. F ederac;:ao Paulista de FuteboL (F .P .F. }248

, 

eram tambem uma grande atrac;:ao na cidade. Os embates entre as tres equipes eram vistos 
como grandes eventos, os chissicos·da-cidade:-M<ts-·entre-ostres cor.Jiontos, o-encontro 

entre Ponte Preta e Guarani era vista como o maior jogo da cidade ha mais de duas 
decadas. Quando abordei pessoas que viveram ou interagiram com o futebol em Campinas 
nesse periodo, sempre me impressionou a forma carinhosa como os mais velhos se referem 

ao antigo Esporte Clube Mogiana ou ao antigo Estadio do Mogiana, o Estadio Antonio da 
Costa Dizem que naquela epoca "se nao era Ponte nem Guarani, era Mogiana ... ". 0 
"simpatico" time do E. C. Mogiana parecia ser urn cordeiro em meio a dois lobos ... 

Mas nao era bern assim, esse "cordeiro" era urn time forte na epoca, CJ!le apesar de 
nao levar vantagem no geral dos confrontos contra Ponte Preta e Guarani, chegou a 

vence-los em importantes ocasioes, Sllg!ando-se inclusive campeao. Como ocorreu no ano 

de 1948, na disputa das Tac;:as Cidade de Campinas e A Gazeta de S. Paulo, ambos 
vencidos pelo E. C. Mogiana, diante de Ponte Preta e Guarani. 

No primeiro semestre de 2001, em texto do jomal A Folha deS. Paulo, na se.yao 

de esportes do cademo de Campinas e regiao, publicou-se como curiosidade em nota 
curta que trazia como titulo "curiosidades sobre o derbi", que entao se aproximava, que o 

"primeiro derbi" da cidade fora entre Guarani F. C. e Campinas F. C.. Urn exagero 
jomalistico tipico com o intuito de transformar aquele dado em algo que chame a atenc;:ao 

mais do que realmente merece. Urn recurso comum utilizado pela imprensa em geral. 

Esse certamente foi urn dos "chissicos" do futebol campineiro, mas nao foi 

rotulado de derbi. E quando o Campinas F.C. I?Ossuia uma grande equipe, .chamava a 
atenc;:ao de todo o estado de Sao Paulo na epoca. Mas essa condic;:ao pouco durou. Outros 

times tambem tiveram grandes e memoraveis esquadroes que dominaram o futebol 
campineiro, como o S.C. Corinthians de Campinas. Mas sempre esse dominio durou por 

pouco tempo, havendo, desde a decada de 3 0, 11ortanto, urn rodizio entre Ponte Preta e 
Guarani pela hegemonia do futebol campineiro. Mas "derbi", inclusive sendo assim 

charnado pela imprensa, e de fato o encontro entre Ponte Preta e Guarani, as Unicas duas 

equipes que sobreviveram a profissionalizayao do futebol, vindo a se tomar grandes clubes 

no cenario esportivo nacional, e nao so no futebol, como em outros esportes. Derbi 
campineiro e urn so. 

A historia do derbi campineiro, o confronto das multidoes em Campinas, 

envolvendo Ponte Preta e Guarani, comec;:ou em 1912, com uma partida amistosa no dia 

24 de marc;:o, realizada no Campo da Vila Industrial. 0 resultado do jogo e desconhecido. 
Tambem existe uma grande discussao a respeito das primeiras partidas envolvendo os dois 

times. Segundo o autor Sergio Ross?49
, o primciro joga entre os times havia ocorrido urn 

'" Outros dois times tambc!rn se profissionalizararn e participaram do Carnpeonato Paulista o E: C. Gazeta 
eo Carnpinas F.C. (nlio o antigo Carnpinas F.C. dos anos 30, mas o novo fundado pelos ex-jogadores 
Careca e Edrnar ern 1998), nas decadas de 80 e 90, respectivarnente. 
249 sergio Rossie dentista e historiador, autor do livro A Hist6ria da Associa9iio Atletica Ponte Preta, 

publicado ern sete volumes, contando os cern anos de hist6ria do clube. 
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ano antes, no Campo do Sao Vicente. E a Ponte Preta teria vencido esse jogo com urn go! 
do jogador Lopes. Mas nao existem registros ou documentos que comprovem que essa 
partida realmente ocorreu. 

Os bugrinos atraves da TABA, Torcedores Amigos Bugrinos Associados, 

descartam a existencia dessa partida. Para eles, o primeiro derbi ocorreu de fato em 1912, 

e citam como exemplo a nota sobre a realiza<;iio do iog_o publicada no Dicirio do Povo em 
17 de mar<;o de 1912: ; 

"Em virtude do mau tempo nao pode ser jogado no domingo passado o annunciado 
match de foot-ball entre OS valorosos r e 2° teams de Guarany Foot-Ball Club e.A.A. 

Ponte Preta. Hoje, caso o tempo o permita. encontrar-se-iio pela primeira vez em um 
importante match estes vallentes teams. (0 grifo e nosso!) Leram com atem;iw? 

PRIMEIRA VEZ em 2410311912! Como se explica, entao, que atraves das Ultimas 
decadas venha-se divulgando que o primeiro derby ocorreu em 1911, com vitoria dos 

adverscirios porI a 0, go/ de Lopes, arbitrag~m de A. Sarmento etc? ... mas, em 19II, 
efetivamente nao tivemos derby! 0 resultado divulgado surgiu do nada!" 250 

A nota traz "pela primeira vez em urn importante match". Pode ser que as equipes 

ja tivessem se enfrentado em partida que nao tivesse chamado tanto a aten<;iio, nao sendo 

portanto urn "importante match". E vale lembrar tambem que nessa epoca, alem da 

escassez de documentos, tambem os jomais nao realizavam exatamente uma cobertura 

esportiva, muito menos do futebol, que apesar de ja ser urn esporte com muitos 

praticantes e relevante apelo popular na cidade, ainda era restrito a poucos e com difusao 

irregular. Os jomais podiam ate anunciar o jogo, como e caso dessa primeira partida em 

mar<;o de 1912, mas nao necessariamente trariam posteriormente o resultado da partida, 

como ocorreu nessa primeira partida de 1912, em que o placar final do jogo' e 

desconhecido. De qualquer maneira, optei Qela versao bug_rina QOr ser ela documentada. 

Em depoimento de Pompeo de Vito, urn dos fundadores do Guarani, para o jomal 

A Gazeta Esportiva do dia 2 de abril de 1965, no aniversario de 54 anos do alviverde 

campineiro, o mesmo, ao falar do primeiro jogo contra a Ponte Preta, diz que o placar foi 

1al: 

"Realizou-se no nosso campinho, onde hoje esta a instituir;ao de Sao Vicente de Paulo, o 
primeiro jogo com a Ponte Preta. Niio havia naquele tempo a rivalidade atual. 0 quadro 

pontepretano era muito forte e logramos empatar por I a I, que foi um born resultado. " 

0 futebol era apenas urn esporte com certa relevancia, mas sem muito destaque 

nas paginas dos jomais da epoca. Alias, os esportes de maneira geral, nao recebiam a 

aten<;iio e espa<;o que hoje recebem, principalmente o futebol, que alem de muitas paginas 

e cademos inteiros, e de jomais especializados (A Gazeta Esportiva e o Lance!), e urn dos 

"carros-chefes" de muitos jomais. Nesses primeiros anos da segunda decada do seculo 

XX, os esportes ocupavam pouco espa<;o nas paginas do jomal. E outros esportes 

250 TABA (Torcedores Amigos Bugrinos Associados). A Hist6ria do Guarani FC .. Impressao eletronica 
9.500 -Casado Eugenheiro, Campinas, 1987, "A Sombra das Palmeiras Imperiais" (1a parte), e 1989, 
"Os Primeiros Passos de urn Campeao" (vol. 2), pp. 6-7. 
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apareciam com mais destaque que o futebol, como o boxe e a avia9ao, ainda vista como 
uma especie de atividade de atletas ou "pessoas especiais", corajosas e desbravadoras dos 
ceus. 

A segunda partida aconteceu no dia 19 de maio de 1912, no antig9 campo do 

Hip6dromo Campineiro. A Ponte Preta venceu o jogo por 2 a I. Essa partida ja valia pelo 

Campeonato Campineiro, que foi disputado por ambas as equipes ate meados de 1960. 0 
terceiro jogo, aconteceu ainda em 1912, no Campo do London, no dia 11 de agosto: E 
mais uma vez nao se sabe ao certo o resultado da partida, embora Q_are'!_a haver urn 
consenso de que_ a Ponte Preta venceu o jogo. Para Sergio Rossi, o placar foi 2 a 1 para os 
alvinegros. 

Esse -autor ainda cita tres outros..derbis ocorridos no ano de 1913
251

r mas nao 
existe nenhum registro sobre essas partidas. Assim, consideremos que a quarta partida 
ocorreu somente no ano de 19-14, em 23 de-a:gosto;· na Campo de Scmzasm, partida, ja 

citada acima. E pela primeira vez o Guarani vencia o derbi. Pode-se dizer, sem exageros 
que a rivalidade nascia para sempre ja nesse quarto encontro. Pois nesse dia, o jogo 

aguardado com muita ansiedade pela popula9ao na epoca, resultou em muita violencia e 
brigas, dentro e fora de campo. 

Em 1916, aconteceu urn derbi, que foi a12_elidado de "derbi relampago". A partida 

aconteceu pelo Festival Esportivo promovido no Hip6dromo Campineiro. Quatro times 

jogaram entre si num unico dia. No derbi, o Guarani derrotou a Ponte Preta por dois 
escanteios ou tiros de canto a zero. Em jogos desse tipo, se contam os escanteios para 

poder desempatar jogos, ja que os gols, com tao pouco tempo, sao raros. Esse tipo de 
competi9ao realizada num unico dia, num unico local ficaria muito comum e faria sucesso 

anos mais tarde, no Campeonato Paulista. Trata-se do Torneio Inicio. As outras duas 

equipes foram o White e o Black, que alias sagrou-se campeao do festival. 
Nao havia o Campeonato Paulista envolvendo o estado todo, como ocorre hoje. 0 

Campeonato Paulista era praticamente disputado na capital, apenas com os times de Sao 

Paulo. A APEA, Associa9ao Paulista de Esportes Atleticos e a LAF, Liga dos Amadores 

de Futebol, e antes dela a LPF, Liga Paulista de Futebol, dividiram a organiza9ao do 

certame por alguns anos. Em 1917, a APEA recebia o refor9o do interior do Estado. Os 
primeiros times do interior a se filiar a APEA foram a Ponte Preta e o Guarani, alem do 

Comercial F.C. de Ribeirao Preto eo E. C. Taubate de Taubate. 

Jogando pelo Campeonato Campineiro de 1920, o Guarani goleou a Ponte Preta 
por 4 a 1. Essa seria a primeira goleada num derbi. 0 jogo aconteceu no Hip6dromo 

Campineiro no dia 28 de novembro. No derbi seguinte, o Guarani voltaria a faze.r urn 

placar com tres gols de diferen9a, 3 a 0 no dia 12 de mar9o de 1922, num amistoso 
realizado tambem no Hip6dromo Campineiro. Em 22 de julho de 1923, aconteceu o 

251 Essas tres partidas teriam ocorrido respectivamente nos campos do Sao Vicente. do Cruzeiro e do 
Guanabara. Em uma delas teria ocorrido um empate em I a !. Nas outras duas, ou ocorreram emp/rtes ou 
duas vit6rias da Ponte Preta. Ou ainda, um empate e uma vit6ria da Ponte Preta. Conversei pessoalmente 
com S.:rgio Rossi, e ele me disse que realmente niio havia como provar que essas partidas ocorreram. As 

informa<;5es haviam sido coletadas oralmente. E muitos bugrinos, mais velhos, negam a existencia desses 
jogos. Mesmo assim, em estatisticas antigas, utilizadas pela imprensa, os jogos chegaram a constar. 
zs: Na epoca escrevia-se com "z", hoje se escreve com "s", Sousas. 
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primeiro derbi no Estadio do Guarani F.C.253
, em partida viilida pelo Carnpeonato do 

Interior. 0 jogo terminou empatado em 1 a 1. 

A primeira goleada ou diferen9a de 3 gols aplicados pela Ponte Preta ocorreu em 
1925, no dia 14 de junho, quando derrotou o rival no proprio Estadio do Guarani F. C., em 
partida pelo Carnpeonato do Interior. 254 

Em 1927, os times de Carnpinas come9ararn a disputar o carnpeonato maior do 
estado. Passararn a estar entre os· primeiros du intei im a· conseguir tal faya:nha: Antes d_os 
dois apenas o Santos F.C. - que nero e considerado interior-, que ja havia estreado em 
1913 eo seu conterraneo, o C. A Santista, que estreia no certarne da LAF em 1926. Eo 

Paulista F.C. (atual Etti Jundiai F.L.) de Jundiai, Cj!.le estreou tarnbem nesse anode 1926, 
jogando o certarne da LAF. 

0 Guarani F.C estreia disputando o certarne da APEA em 1927, ao !ado do 
Comercial F.C. de R.ibeirao Preto e o Corinthians F.C. de Sao Bernardo do Campo, 

tarnbem pioneiros, participando pela primeira vez. 0 carnpeao da APEA nesse ano seria o 
Palestra Itruia. E o Guarani, entre 14 times, terrninou num excelente quarto Iugar. · 

A estreia da Ponte Preta se daria no ano seguinte, jogando o certarne da LAF, 
vencido pelo S.C. Intemacional. Em sua estreia, a Ponte Preta tarnbem foi quarta co1ocada 

entre 12 times participantes. 

Apesar de exce1ente para o futebo1 carnQineiro, a participa9ao da Ponte Preta e do 
Guarani no principal carnpeonato do estado, foi ruim para o derbi. 0 Guarani jogou na 

APEA de 1927 a 1931, e a Ponte Preta atuou na LAF em 1928 e 1929. Foram cinco anos 

sem derbi, que so voltou a acontecer em 20 de novembro de 1932, pelo Campeonato do 

Interior. Jogando em seu estadio, o Guarani derrotou a Ponte Preta por 2 a 1. 
Essa partida e particularmente interessante, pois a volta da disputa do derbi gerou 

grande ansiedade na cidade e nos veicu1os de comunicayao da epoca, como o Diario do 

Povo eo Correia Popular. E foi nesse ultimo, que no dia 12 de novembro, oito dias antes 
da partida portanto, o joma1 ja pub1icava noticias sobre o encontro· que voltava a ocorrer 

na cidade, e o charnava pe1a primeira vez de o "derbi" da cidade. 

Com exce9ao dos anos de 1933 e 1934, o derbi foi disputado todos anos ate 1960, 
quando entao se iniciou outro periodo sem derbis. Nesse periodo de 30 anos, ocorreram 

muito derbis, que mobi1izararn a cidade intensarnente. Alguns derbis nesse Qeriodo forarn 
memoraveis. Como o realizado no dia 22 de novembro de 1936, no Estadio do Guarani 

F.C. pelo carnpeonato Carnpineiro daquele ano, quando Ponte Preta aplicou uma das 

maiores go1eadas da historia dos derbis: 5 a 2. 
Em 1939, no dia 2 de abri1, em arnistoso q_ue comemorava o aniversario de 28 anos 

do Guarani, jogado no Estadio do Guarani F. C., o derbi terminou empatado em 2 a 2, na 

primeira partida disputada em 90 minutos, dois temp()S de 45 minutos. Ate entao os jogos 
tinham 80 minutos, dois tempos de 40 minutos. Tarnbem nesse ano, no dia 9 de ju1ho, no 

Estadio do Guarani F. C., ocorreu o primeiro derbi transmitido ao vivo por uma emissora 

253 Esse estadio, na Rua Barao Geraldo de Resende, recebeu o apelido de "Pastinho", por existirem muitos 
auimais que pastavam nos arredores ou imedia90es do estlldio, e se tornou muito conhecido e tradicional. 
254 Lembrando aqui que niio estou considerando o suposto jogo realizado em 1912, pois niio h.i registros 
que comprovem que o jogo aconteceu e no qual a Ponte Preta teria goleado o Guarani por 4 a I no Campo 
do Cruzeiro. 

168 



de nidio
255

, a antiga PRC-9. 0 locutor dessa peleja,._que terminou tambem empatada.em 2 
a 2, foi Joluma Brito. , 

1 

A! em da transmissiio- ao-· vi:vcr pelo- radio;- esse-· foi·u··primeiro =orrtro- chama.Jio 

efetivamente de derbi pelo jomal Diitrio do Povo. No dia 6 de julho, tres dias antes, o 

Diario do Povo ja noticiava o esperado embate, eo chamava de o "derbi" da cidade. 

0 classico ja era atraviio desde a seg11nda decada do seculo XX. E entre os 

certames que disputaram, o que possibilitou Ponte Preta e Guarani jogarem inumeros 

jogos, e acirrarem a rivalidade, foi o Campeonato Campineiro, onde ambas equipes sempre 

estiveram na frente, ora uma ora outra. Deixaram de disputar o certame da cidade cbm 

suas equipes principais em 1946. Mas continuaram com seus respectivos times de 

aspirantes ate a decada de 50, quando entiio a competiviio deixou de ser importante 

definitivamente para Ponte Preta e Guarani, q}le ja tinham comevado a atuar como times 
profissionais em 194 7. 

0 primeiro certame da cidade, em 1912, a Ponte Preta sagrou-se campeii. De 1913 
a 1915, niio houve disputa, o mesmo ocorrendo em 1918. Em 1916, o Guarani foi 

campeiio, repetindo a dose em 1919 e 1920, Cj!!ando o certame parou de ser realizado. De 

1921 a 1934, niio houve disputa. Com a cria'(iio da Liga Campineira de Futebo1 em 1935, 

voltou-se a disputar urn campeonato da cidade. A partir dai, os titulos ficaram com a 

Ponte Preta ou como Guarani. A Ponte Preta foi campeii em 1935, 36, 37, 40, 44, 47 e 48 

(ja como time de aspirantes). Ja o Guarani conq_uistou os certames de 1938, 39, 41, 42, 

43, 45 e 46. Nesse periodo, o unico campeonato campineiro que foi vencido por outra 

equipe foi ode 1917, quando entiio o S.C.White Team sagrou-se campeiio. 

Nos dias 23 de agosto de 1942 e 31 de janeiro de 1943, o antigo Estadio da 

Mogiana, denominado DL Horacio Antonio da Costa, foi palco para outras duas partidas 

memoraveis, ambas pelos Campeonatos Campineiros de 1942 e 1943, respectivamente. Na 

primeira partida, o Guarani goleou a Ponte Preta por 4 a 1. No segundo embate, os 

alvinegros se vingaram aplicando urna goleada como mesmo placar. E, ainda em 1943, no 

dia 7 de setembro, a Ponte Preta aplicaria nova &>leada: 4 a 0, no Estadio do Guarani 

F.C., pela Serie "Confraternizaviio Especial". 

No dia 18 de outubro de 1946, foi disputado no Estadio do Guarani F.C., o ultimo 

derbi entre os times principais de Ponte Preta e Guarani pelo Campeonato Campineiro
256 

Eo Guarani derrotou o ri¥al.-pQF-3-a.O., Os-~~s-da-!1~ Preta, iadignaOO&.oom-apis 

supostos gols irregulares, se retiraram da partida. A partir do ano seguinte, Ponte Preta e 

Guarani passariam a disputar o Campeonato Paulista (ingressando ambos na II Divisiio ou 

a Divisiio de Acesso), ja org_anizado Qela recem fundada Federaviio Paulista de Futebol, a 

F.P.F .. 

Nessa ultima partida realizada pelo CamQeonato Campineiro, em outubro de 1946, 

ocorreu urn dos epis6dios mais marcantes da hist6ria do derbi, que ficou .conhecido como 

0 "derbi do seqiiestro do arbitro". Alem dos joga.dores pontepretanos terem abandonado 0 

campo de jogo, irritados com o placar de 3 a 0 para o. Guarani, alguns torcedores 

255 A primeira transmissao radiofOnica do Brasil aconteceu·no·clia 7 de setembro de 1922, e transmitiu-se 
o discurso do entiio presidente Epiticio Pessoa. E em Campinas, as primeiras transmissiies radiofOnicas, 
ainda em carater experimental, ocorrerarn no dia 22 de junho de 1930, pela RAdio Clube de Campinas. 
256 Ambas as equipes ainda jogariam por mnitos anos o Campeonato Campineiro, organizado pela Liga 
Campineira de Futebol, L.C.F., mas com suas agremi39Cies de aspirantes e juvenis. 

169 



pontepretanos foram no dia seguinte a casa de Aldo Bernardi, o itrbitro da partida, que 
morava em Sao Paulo. Os torcedores queriam tirar satisf~oes e o acusaram de ter sido 
subornado para beneficiar o Guarani. Como Aldo Bernardi negou a acusa~tiio, esses 
torcedores resolveram leva-lo ate a sede do clube. La, chamaram urn deleg!ldo para 
interrogar o acuado itrbitro, que negou tudo novamente. Aldo Bernardi foi liberado, mas 
nunca mais apitou urn jogo da Ponte Preta. 

0 Guarani jogou tres anos na II Divisao, subindo para a I Divisiio em 1949, 

disputando o certame principal no ano seguintjl portanto. 0 Guarani foi o seggndo time a 
conquistar o direito de disputar a I Divisao (o pioneiro foi o E.C. XV de Novembro de 
Piracicaba, em 1948).257 0 time hugi:ino mmca mais cairia. para a II Divisiio~ate_o re~ente 
anode 2001.. ' 

E a Ponte Preta, nesses·pri:nteitos mon:!e-Federnyito· Paulista-de--Futebol, jcrgou 
quatro anos na II Divisao, de 1947 a 1950, ate conseguir subir para I Divisiio em 1950, 

ingressando na divisiio principal do futebol paulista no ano seguinte portanto. Porem a 
Ponte Preta, ao contritrio do Guarani, caiu para a II Divisiio em tres oportunidades. 0 time 
disputou a II Divisao nos periodos de 1961 a 1969, de 1988 a 1989 e de 1996 a 1999. 

Voltando a decada de. 40~ o Guarani devolveria a goleada258 sofrida em 1943, 

cinco anos depois, num dos mais fantasticos jogos da hist6ria do derbi. F oi em 1948, ·no 
dia 28 de abril, quando, alerrrdo-demrerrrsi; am jogo·inesquecivel, a pmtida trazia uma 
novidade. Realizada no Estadio da Mogiana, pela Ta~ta Cidade de Campinas, foi o 
primeiro derbi disputado a noite, com ilurnina~tiio artificial. A Ponte Preta fez 2 a 0 no 
primeiro tempo, jogando diante de urn fragil Guarani. Tudo indicava que a Ponte Preta 
voltaria para o segundo tempo e ampliaria o placar. Desenhava-se naquela noite uma 
goleada dos alvinegros. E a goleada de fato aconteceu, mas ... 

No intervale do jogo, o entao presidente do Guarani, Dr. Romeu Tortima, numa 
atitude paternalista e . com o seu cinto ern miios, amea~tou surrar seus jog!ldores. Os 
jogadores alviverdes "entenderam" o "puxao de orellias". 0 time voltou para o segundo 

tempo, e com muita ra~ta e eficiencia, marcou cinco g_ols, liquidando a Ponte Preta, numa 
das maiores goleadas da hist6ria dos derbis. Ao final da partida, o entao presidente da 
Ponte Preta, Ayrton Jose do Couto, indig!Jado com a rea~tao do maior rival, dernitiu o 
tecnico Agnelli. Percebe-se aqui que a tradi~tiio de dernitir treinadores no Brasil por 
derrotas como essa e antiga. 0 futebol brasileiro era, como hoj e, uma modalidade de 
momento, dorninada por caprichos de pessoas fortes dentro dos clubes, com nuan~tas de 
amadorismo. 

Tambem no anode 1948 aconteceria o primeiro derbi no Estadio Moises Lucarelli, 
que havia sido inaugurado naquele mesmo ano259 E o Guarani, para ati~tar a rivalidade, 

257 0 E. C. XV de Novembro de Piracicaba e na realidade bicampeao da II Di\isiio nesse ano, pois em 
1947, a equipeja havia conquistado o Campeonato Paulista da II Divisiio, mas nilo subiu para a I Dhisiio, 
pois nilo havia ainda sido estabe1ecida a Lei do Acesso, que garantia ao campeao o direito de disputar a I 
Divisiio. 
258 Tenho enfatizado algumas go1eadas, pois sao eias que alimentam, muitas vezes, uma rivalidade e a 
tradi~o de um classico, tornando-se marcos dessa hist6ria do embate entre os clubes. 
259 Foi inaugurado em 12 de setembro de 1948 em partida pe1o Campeonato Paulista da II Divisiio entre os 
anfitrii5es, a Ponte Preta, eo E. C. XV de Novembro de Piracicaha, entiio campeao do interior de !9~7 e 
que viria a ser o campeao da II Divisiio nesse ano de 1948. 0 jogo estava marcado para acontecer no 
Estadio Dr Horacio Antonio da Costa, a Mogiana, mas como o estadio ficou pronto antes do previsto, a 
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venceu o rival por 1 a 0 em seu territ6rio. A partida foi pela II Divisao do Campeonato 
Paulista daquele ano. 

Mas essa partida entre Ponte Preta e E. C. XV de Novembro de Piracicaba tern urn 
significado especial para a rivalidade do derbi. Guarani e Ponte Preta, alem do time 

piracicabano estavam disputando o Campeonato Paulista da II Divisao. No final da 
competi9ao, a Ponte Preta ja estava desclassificada, ao contrario do Guarani, que 

disputava diretamente como E. C. XV de Novembro de Piracicaba o direito de subir para 
a I Divisao. Mas, o Guarani dependia de uma vit6ria da Ponte Preta diante do time de 

Piracicaba, no dia 12 de setembro de 1948, na inaugura<yao do estadio pontepretano, o 
Moises Lucarelli. A Ponte Preta surpreendentemente perdeu por 3 a 0, o que eliminou o 

Guarani. E tambem, surpreendentemente, os iogadores Gaspar e Gaiola perderam dois 
penaltis para a Ponte Preta, cuja torcida comemorou muito a derrota. Para o bugrinos, ate 

hoje, ja como uma lenda, os pontepretanos "entreg_aram" o jogo. 

Em julho de 1952, aconteceu urn torneio chamado de Triangular do Majestoso, 

apelido carinhoso dado pelos pontepretanos ao Estadio Moises Lucarelli. Nesse torneio, a 
Ponte Preta sagrou-se campea. Alem de veneer o Bangu A. C. do Rio de Janeiro (RJ), um 

dos convidados para a competivao, o time goleou !lOr 4 a 0 o rival Guarani num derbi que 
ocorreu no dia 6 de julho. 

No ano seguinte, 1953, realizou-se urn torneio semelhante, de novo no Moises 
Lucarelli, o Quadrangular do Majestoso. Para essa competi<yao foram convidados dois 
times tradicionais do Rio de Janeiro (RJ), o America F.C. e o Sao Crist6vao F.R., 

potencias do futebol carioca da epoca. A quarta equipe era o Guarani. Alem de ver o Sao 

Crist6vao F.R. ser campeao ap6s duas vit6rias, sobre America F.C. e Ponte Preta, ambas 
por 1 a 0, os pontepretanos ainda tiveram que engolir uma goleada do riva~ 5 a 2, aplicada 

no dia 29 de mar9o. E pior, dentro do seu territ6rio. 
Mas a vingan<ya viria ainda em 1953 e de forrna especial. No primeiro derbi 

realizado no novo estadio do Guarani, o Estadio Brinco de Ouro da Princesa, no dia 7 de 
junho de 1953, pela Ta<ya Cidade de Campinas, a Ponte Preta venceu a peleja por 3 a 0. 0 
estadio fora inaugurado naquele mesmo ano. Assim, curiosamente, para aQimentar a 
rivalidade, no primeiro derbi disputado em seus respectivos estadios, Ponte Preta e 

Guarani perderam para o maior rival em casa ou venceram o maior rival como visitante. 
A Ponte Preta repetiria a dose no campo do rival, vencendo o derbi realizado em 

22 de agosto de 1954 por 4 a 0. Quase um ano depois, no dia 28 de agosto de 1955, o 
Guarani goleou a Ponte Preta por 5 a 1, em partida realizada no Brinco de Oum da 

Princesa. Outra goleada aconteceria no dia 13 de janeiro de 1957, no Estadio Moises 

Lucarelli, 4 a I para a Ponte Preta. Todas essas partidas foram pelo Campeonato Paulista. 

Ponte Preta resolver mandar a partida em seu novo estildio: Otime de Campinas perdeu o embate por 3 a 
0, gols de Sato, Gatiio (de penalti) e Picolino, todos na etapa inicial de jogo. 0 Guarani ocupava no 
certame a segunda posi~ao ao !ado do E. C. Taubate. Essa partida entrou para a hist6ria da rivalidade entre 
Ponte Preta e Guarani como urn dos jogos mais lendari.os, pois ate hoje os hugrinos acusam os 
pontepretanos de entregarem o jogo para pr~udicar o Guarani. A Ponte Preta, ao Iongo da partida, chegou 
a perder dois penaltis atraves de Gaspar e Gaiola 0 Ultimo, antes de falecer em 1991, disse que niio errou 
de prop6sito e alem disso, segundo ele, ainda tinha mnitas rodadas pela frente e nada estava definido. Em 
outras palavras, a Ponte Preta nao entregou o jogo e nao foi por essa vit6ria do alvinegro piracicabano que 
o Guarani perdeu a chance de conqnistar o certame daquele ano e subir para a I Divisiio, o que consegniria 
no ano segninte, em 1949, e a Ponte Preta em 1950. 
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Nesse mesmo ano, 1957, em 19 de maio, o Guarani devolveria a goleada, vencendo em 

seu estadio a Ponte Preta por 3 a 0, pela Ta9a Amizade. 

(Foto de cima: Antes de um Dt!rbi, Bruninho da Ponte Preta e Pavimi do Guarani confraternizam com 

o tirbitro Hummel Guimarties. Foto de bai.:t:o: Ponte Preta e Guarani posam juntos cmtes de um Dt!rbi. 

Acervo Jo<io Bosco Panattoni. 



Pelo Campeonato Paulista, no dia 10 de agosto de 1958, em pleno Estadio Brinco 
de Ouro, a Ponte Preta aplicou uma goleada no Guarani por 4 a 1. Mas num amistoso 

realizado em 5 de junho de 1960, o Guarani, em seu territorio, aplicou aquela que seria a 
maior goleada da historia dos derbis: 6 a 0. Nesse mesmo ano, pelo Campeonato Paulista, 

o Guarani obteve uma outra vit6ria avantajada em seu territ6rio: 3 a 0. Para piorar a fase 
pontepretana, a equipe seria rebaixada para a II Divisao nesse ano de 1960,. onde 
permaneceria por quase dez anos. 

Com o rebaixamento da Ponte Preta, Camginas ficaria sem derbi por seis anos. 0 
proximo derbi s6 aconteceria no dia 24 de julho de 1966, pela T~a Amizade. A Ponte 
Preta, jogando em seu estadio, venceu o Guarani por 1 a 0. 

Em 1969, a Ponte Preta retomou a I Divisao do Campeonato Paulista. E no ano 
seguinte, a cidade voltava a ter urn derbi J?elo certame. 0 jogo acqnteceu no Estadio 
Moises Lucarelli no dia 15 de fevereiro. Houve urn empate sem gols, placar raro ao Iongo 

da hist6ria do confronto entre as duas equiJ?es. 
Ponte Preta e Guarani viveriam o melhor momento de suas hist6rias na decada de 

70, quando conseguiram importantes conquistas e uma proje'<ao nunca antes atingida ~or 
nenhum time do interior. A cidade de Campinas, em 1978, seria chamada de a "capital t!o 

futebol". Os derbis passaram a ser joggs de grande interesse fora de Campinas. 0 derbi 

campineiro era uma atra9ao para todo o pais. E houve, nesse periodo, muito equilibrio nas 
pelejas disputadas por Ponte Preta e Guarani. 

F oi nesse periodo que Ponte Preta e Guarani, em fun9ao de seus retrospectos nos 
principais certames do pais, os campeonatos Paulista e Brasileiro, tomaram-se times 
"grandes", posicionando-se perto dos "gigantes" do nosso futebol. Apesar de alguns 

momentos ruins ao Iongo desses ultimos trinta anos, Ponte Preta e Guarani sempre 

estiveram entre os melhores times do pais, e nao raras vezes, disputando titulos. Os outtos 
times do interior nao alcanvaram tal fa.,:anha ou nao permaneceram tanto tempo em 

evidencia, nero mesmo os grandes de muitas capitais brasileiras, que sao grandes 

vencedores de seus certames estaduais. Ponte Preta e Guarani posicionaram-se assim ao 
!ado de grandes times como Sport C. Recife (PE), C. Nautico C. (PE), Santa Cruz F. C. 

(PE), E.C. Bahia (BA), E.C. Vit6ria (BA), Ceara S.C. (CE), Fortaleza E.C. (CE), 
America F.C. (MG), America F.C. (RJ), Bangu A. C. (RJ), Coritiba F.C. (PR), C. Atletico 

Paranaense (PR), etc ... 

0 auge do prestigio do futebol campineiro ficou bastante claro em dois momentos, 
quando as duas equipes decidiram o II tumo do Campeonato Paulista de 1978 e fizeram 

uma das semifinais do certarne no ano segginte. Na competi9ao de 1978, a decisao 

ocorreu na noite do dia 27 de junho de 1979, no Estadio Moises Lucarelli. Houve. urn 

empate em 1 a 1. A Ponte Preta sagrou-se campea do II tumo do Campeonato Paulista 
por ter realizado melhor campanha. Porem a Ponte Preta caiu no III tumo, terrninou em 

terceiro Iugar em seu grupo. 0 Guarani, ao contrario, foi o primeiro colocado do seu 

grupo, classificando-se para a fase semifinal. Mas perdeu a vaga na final para o Santos 

F.C., que seria o campeao paulista de 1978, numa decisao diante do Sao Paulo F.C .. Pelo 
certame de 1979, em duas partidas realizadas em janeiro de 1980, dias 27 e 30, a Ponte 

Preta venceu o Guarani pelas semifinais respectivamente por 2 a 1, no Estadio Moises 

Lucarelli, e 1 a 0, no Estadio Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte Preta decidiu o titulo 
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como S.C. Corinthians P. em tres partidas, mas niio superou a equipe da capital, que se 

sagrou campeii, como ja ocorrera em 1977. 

Em 1981, Ponte Preta e Guarani voltariam a decidir uma fase do Campeonato 

Paulista, o I Turno. Foram duas partidas. No p_rimeiro embate, em 1° de agosto, no 

Estadio Brinco de Ouro da Princesa, houve empate em 1 a 1. Quatro dias depois, no dia 5, 

no Estadio Moises Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Guarani por 3 a 2, conquistando o I 

Turno do Paulistiio 81, o que !he garantiu vaga na decisiio do campeonato contra o 

campeiio do II Turno, que viria a ser o Sao Paulo F.C .. Mais uma vez, o time de Campinas 

niio conseguiu veneer urn time da capital numa decisiio do certame paulista. 0 segundo 

derbi dessa decisiio foi considerado pela imp_rensa escrita em geral, principalrnente a 

campineira, o "melhor derbi de todos os tempos". . ' 

Essa fase de sucesso do futebol campineiro rendeu aos seus dois times muitas 

conquistas importantes. A Ponte Preta foi vice-campeii paulista em 1970, 1977, 1979 e 

1981, e terceiro Iugar no Campeonato Brasileiro de 1981, alem do titulo de campeii do I 

Turno do Campeonato Paulista em 1978. 0 Guarani foi campeiio brasileiro em 1978, vice

campeiio brasileiro em 1986 e 1987 e vice-camgeiio paulista em 1988. 

Em meio a esse periodo de gl6rias e derbis equilibrados, a Ponte Preta venceu o 

rival num derbi disputado no Estadio Moises Lucarelli em 20 de julho de 1980 por 3 a 0. 

0 jogo foi pelo Campeonato Paulista. Outra vit6ria pontepretana por 3 a 0 aconteceria em 

9 de junho de 1985, de novo pelo Campeonato Paulista e desta vez no campo do rival. 

Mas em 1987, a Ponte Preta cairia novamente para a II Divisiio. Isso gerou urn 

jejum de derbis que durou ate 1990, quando houve urn empate sem gols no Estadio Brinco 

de Ouro em 18 de mar9o, pelo Campeonato Paulista. Tambem aconteceria nesse ano de 

1987, no dia 3 de maio, a ultima vit6ria da Ponte Preta num derbi. Foi por 2 a 0 e a 

partida, valida pelo Campeonato Paulista, aconteceu no Estadio Brinco de Ouro. Desde 

entiio, a Ponte Preta nunca mais venceu o Guarani, num tabu que ja dura 14 anos. Foram 

13 jogos, com 7 empates e 6 vit6rias do Guarani. Na ultima partida disputada pelas 

equipes, no dia 21 de outubro de 2001, pelo Campeonato Brasileiro, houve emgate em 1 a 

1, com gols de Macedo para a Ponte Preta e Sangaletti para o Guarani, todos ainda na 

etapa inicial da partida260 

No retrospecto geral- do- derbi, foFam.. disjlutadas 1-11- partidas,. 0-Guanmi tern}O 

vit6rias contra 54 vit6rias da Ponte Preta. E ainda, 56 empates. E para incrementar a 

rivalidade, ainda existe uma partida, cujo resultado e desconhecido. 0 Guarani tambem e a 

equipe que mais gols marcou, 232 contra 218 da Ponte Preta, nurna diferen9a de 14 gols. 

A duas maiores goleadas da hist6ria do confronto tambem pertencem ao Guarani, 

6 a 0 em 1960 e 5 a 1 em 1955. Abaixo disso, a Ponte Preta goleou o Guarani por 4 a 0 
em tres oportunidades, em 1943, 1952 e 1954. Placares de 5 a 2 aconteceram tres vezes, 

em 1936, 1948 e 1953, sendo a primeira uma vit6ria pontepretana e as outras duas 

bugrinas. 

260 Os tabus tambem siio marcos do universo do-futebot.· Maitas-rivalidades sur gem ou- sii.o acin:adas diante 
dos tabus. A manuten9§o de tabus ou a quebra deles e considerada e encarada como mementos especiais e 
hist6ricos pelos times, torcedores e principalmente pela imprensa, que ve nos tabus boas pautas para a 
cobertura futebolistica ou esportiva. "Tabu", palavra que vem da cultura polinesia, e que significa 
"sagrado" ou "invulnen\vel", tem para o futebol o sentido de algo ou condi~ao, como nunca perder ou 
nunca veneer, que se mantem por algum tempo Iongo. 
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VII- A IMPRENSARO£UTEBOL: 

IMPRENSA ESCRITA E 0 DERBI 

VII - 1. A imprensa no Brasil: origens 

A imprensa chega 'ao Brasil junto com a familia real em 1808261 Ela foi uma 

inven<rao renascentista, urn instrumento qye fei--pl!ya- para a construyao .. de uma- ~lie, de 

"mundo novo" na epoca
262 

Assim, para a Corte Portuguesa, no inicio do seculo XIX, 'nao 

se tratava de nenhuma novidade, pois na Europa, a imprensa ja era uma atividade 

comum?
63 

Mas para a entao_ co16nia,_a.imp.tensa..era..uma_!l{l_vidade .. 264 E.a!em.dela e._ de 

cerca de 15 mil portugueses "fuj6es"
265

, a familia trouxe de Portugal os costumes· e o 

refinamento do "Velho Mundo". Afina:l; a-Corte·Iriio-podeiia se-estabelecennnna-~s e 

mal estruturada colonia. Escolas, museus e outras "novidades" tambem desembarcaram 

aqm. 

0 primeiro jornal trazido para o Brasil foi o portu~es Voador, que aq_ui chegou 

atraves de marinheiros que aportararn na Guanabara em 14 de janeiro de 1808. Chegou 

junto com a familia real portug_tlesa. Nesse mesmo ano, em 1808, surg_em os dois 

primeiros jornais brasileiros. Em junho surgia o Correia Braziliense, o primeiro a circular 

no pais - era produzido em Londres - e, em setembro, surgia a Gazeta do Rio de Janeiro, 
o primeiro a ser impresso no Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro era urn semanario .de 4 

261 A Corte Portuguesa aqui permanecetrate- Ht2-l-. quando entiio ICtunrou a PortugaL-
262 Embora na !dade Media pudesse se enconlrar tipos de "jornais", como osjornais murais ou os lidos 
pelos representantes do rei para seus suditos, o jornal ou imprensa, nos moldes do jomal de hoje. e uma 
cria91io do periodo modemo, ocorre como fruto da urbanizac;ao e industrializa<;ao de algumas regiiies 
europcias. E a imprensa como sinonimo de jorn~smo e algo ainda mais recente, sendo a palavra 
"imprensa" uma referencia a maqnina que produzia OS primeiros livros e jornais. 
263 MARTINS, Wilson. A Pa/avra Escrita- Hist6ria do /ivro, da imprensa e da bib/ioteca, Serie Temas. 
volume 49, Editora Atica, Sao Paulo, SP, 1998, pp. 287-298. 
264 0 primeiro livro impresso em Portugal foi o "Livro do Carninho da Vida", de Jacob ben Ascer, em 
1481. Na passagem do seculo XV para o seculo XVI. o entiio rei de Portugal, D. Manue~ incentivou o 
desenvolvimentu da arte tipognifica no reino. Os tip6grafos gozaram no periodo de grande prestigio junto 
a Corte Portuguesa. Portugallevou esse oficio para suas colonias, entre as quais o Brasil. A primeira 
oficina tipografica no Brasil data de meados do seculo XVI~ que entre outros materiais, produzia 
basicamente cartas da metr6pole para a adminisira<;iio da colonia. In MARTINS, Wilson. A Pa/avra 

Escrita- Historia do livro, da imprensa e da biblioteca, 5erie Temas, volume 49, Editora Atica, Sao 
Paulo, SP, 1998, pp. 295-322. 
265 A fuga se deu devido il invasiio do territ6rio portugJies em novembro de 1807 pelas tropas de Napoleao 
Bonaparte. Por niio aderir ao bloqueio continental, e tampouco pouco cortar relac;iies com a lng!aterra,: 
aliada bist6rica de Portugal, a Corte lusitana foi ameac;ada pela Franc;a de Napoleiio, entiio inintiga dos 
ingleses. A Inglaterra tambem havia ameac;ado Portugal, caso os portugueses demonstrassem simpatia 
pelas exigencias de Napoleiio Bonaparte. Ameac;avam inclusive tomar de Portugal sua maior colonia, o 
Brasil, alem de atacar sua capital, Lisboa. A Corte Portuguesa, sem saida, fuglu as pressas de Portugal, 
dei.xando para tras wna popula<;ao enfurecida e desapontada com seus g_overnantes ante o peri go do 
Imperio Frances. Dom Joao, entiio regente do reino, ja que sua ntiie, a rainha Maria I, niio tinha' condi9iies 
de govemar, fugiu inclusive disfarc;ado de criada para niio ser reconhecido. 0 que de fato deve nao ter sido 
fficil, ja que sua esposa, Carlota Joaquina, que se recusava a vir ao Brasil, precisou ser carregada aos 
berros ate o navio. Alias, quando retomou a Portugal, Carlota Joaquina limpou os pes e disse "dessa terra 
niio quero nero o p6 ... " In FAUSTO, Boris. Historia do Brasil, Edusp, Sao Paulo, SP, 2000. 
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paginas, produzido por oficiais da Corte, e trazia noticias da Europa com cerca de dois 

rneses de atraso. 0 Rio de Janeiro foi portanto o local de origem da nossa imprensa. 
Ern centres como Sao Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a imprensa logo· se 

estabelece. Muitos jornais sao criados. A caracteristica fundamental desses prirneiros 

veiculos de comunica9ao e a critica e atua9ao politica. 0 crescimento da atividade 

jornalistica no Brasil cresce simultaneamente com as atividades intelectuais e politicas. 
Afinal, agora o governo rnetropolitano estava no Brasil. 

Mantendo-se a caracteristica de abordagens _politicas e sobre economia, muitos 
jornais aparecem principalrnente na primeira metade do seculo XIX, memento que o 

Brasil, ainda urna monarquia, passa a ser palco de uma efervescente atividade politica. 
Essa atividade no Imperio pode ser dividida basicamente em duas grandes vertentes,: os 
favoraveis ao Imperio e a monarquia, e os favoraveis a Republica e ao fim do regime 
monil.rquico. Foi com a independencia do Brasil, ainda na prirneira metade do seculo XIX, 

que alguns jornais surgiram com posturas contril.rias ao Imperio e a rnonarquia. 

Nessa epoca, entre os jornais criticos ao regime, aparecem com destaque alguns 
veiculos, como 0 Reverbero Constitucional Fluminense, Correia do Rio de Janeiro, 0 
Republicano e Observador Constitucional. A partir da segunda metade do seculo XIX, os 

jornais rnantem-se com abordag_ens fundamentalmente politicas. Mas come9a tambem a 

haver urn espa9o maier para outras atividades socials e culturais da epoca. Por exemplo, o 

Correia Mercantil publica entre 1852 e 1853, em capitulos nas suas paginas o romance 
"Mem6rias de urn Sargento de Milicias", de Manuel Antonio de Almeida. 0 Diario do Rio 

de Janeiro publica em 1857 a obra "0 Guarani", de Jose de Alencar, eo mesmo acontece 
com outras obras, hoje classicos da nossa literatura. Nesse memento tambem surgem no 

Brasil as prirneiras revistas. 

A partir de 1870, a imprensa brasileira retoma as velhas discussoes da epoca da 

independencia. Chega a se engajar em lutas politicas nacionais, como por exemplo pela 
aboliyao da escravidiio e pela proclama9iiO da. republica, principalmente em Sao Paulo e no 

Rio de Janeiro. Entre os jornais que surgem nesse periodo destacam-se o A Repzlblica e o 

A Provincia de Sao Paulo, que rnais tarde passaria, em 1890, a se chamar 0 Estado deS. 
Paulo, hoje urn dos rnaiores jornais do pais. Em 1884 surge o Diario Popular, 

recentemente rebatizado como Diario de S. Paulo. 0 Jamal do Brasil do Rio de Janeiro 

come9a a circular em 18 91. 
Os filhos dos grandes fazendeiros, em suas viagens e estudos, bern como os 

pr6prios fazendeiros, traziam da Europa as "novas ideias" sintonizadas com o modelo de 

sociedade burguesa. Colegios, como o Culto a Ciencia, inaugurado em Campi!J.aS em 1874 
e destinado a rapazes com ideais positivistas, desempenharam bern a fun9iio de manter o 

modele. 

"Mais completo ideario burgues, abolicionista e republicano, produzido especialmente 

para os jilhos da vanguarda do pais, nao poderiamos encontrar em outro local, senao no 

prestigioso Colegio Culto a Ciencia, espa~o privilegiado para a forma~ao da elite, num 
programa que procurava ser pragmatico e eficiente, dando uma visao do mundo, 

treinando para o exercicio do poder e o trato da economia e sociedade do pais. " 
266 

266 LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Cidade - Os Cantos e os Antros- Campinas 1850- 1900. Edusp, 
Sao Paulo, SP, 1996, pp. 174- 175. 
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Os varios veiculos de comunica<;:ao come<;:am a se transfonnar em "empresas 

burguesas", alem de tambem expressarem os "novos" valores e costumes burgueses. Jli-na 

passagem do seculo XIX para 0 seculo XX, a Q.rOQ_ag_l¥!da ou anuncios se tomam uma das 

mais importantes fontes de lucro dos jomais. 267 

No seculo XX, com -a- OOGiOOade bm:gaesa, .~ e urbaaa,. esta9elecida, a 

imprensa, fruto dessa cultura, tambem se estabelece. Muitos jomais surgem pelo pais ao 

Iongo das decadas desse seculo. A Gazeta Mercantil de Sao Paulo surge em 1920. 0 0 

Estado de Minas de Belo Horizonte sur~ em 1928. 0 Noticias Populares de Sao Paulo 

surge em 1963, e passa a se charnar Agora Siio Paulo em 2001. 0 Zero Hora de Porto 

Alegre surge em 1964. 0 Jornal da Tarde de Sao Paulo surg_e em 1966. E poderia aqui 

citar muitos outros. Todos esses ainda circulam pelos principals centros urbanos do pais. 

E entre esses importantes jomais tambem Q.odem ser citados os campineiros Diario do 

Povo de 1912 e principalmente o Correia Popular de 1927, que esta entre os vinte 

maiores jomais do Brasil, com uma tirag_em de q_uase 40 mil exemplares diarios. 0 jomal 

de maior circula<;:ao hoje e A Folha de S. Paulo, com cerca de 450 mil exemplares 

diarios
268 

Na decada de 80 do seculo XX, com os avan<;:os tecnologicos, cria-se a 

possibilidade de proliferar assessorias de imprensa e agencias de noticias. A infonnatiza<;:ao 

possibilita tambem uma dinfunica maior e uma melhor qualidade grafica. 0 computador 

substitui a maquina de escrever nas reda<;:oes e as novas maquinas produzem mais jomais 

em menos tempo. Isso possibilita a introdu<;:ao de urn numero grande de suplementos e de 

cademos, o que divide o jomal em areas, se<;:oes ou temas. Os esportes ganham urn 

cademo proprio. 

E nos anos 90, os jomais crescem tanto que come<;:am a oferecer outros produtos 

associados aos jomais, como brindes, promo<;:oes, etc. Enciclopedias, livros, atlas, CDs, 

etc, sao exemplos desses produtos. 

Embora ja existissem revistas ha muitas decadas, foi a partir da decada de 1950 

que come<;:am a surgir inumeras revistas pelo pais, publicadas por editoras que surgiam 

naquela epoca, como a Bloch, fundada por Ado!Q.ho Bloch em 1954, a Abril, fundada por 

Victor Civita em 1950. Antes desse periodo, destacou-se a revista semanal ilustrada 0 
Cruzeiro, que nos anos 50 chegou a uma tira~m de mais de 750 mil exemplares semanais. 

Ela foi fundada por Assis Chateaubriand e come<;:ou a circular em 10 de novembro de 

1928. A revista 0 Cruzeiro circulou ate 1975, ressurgju com outros donos em 1979, 

desaparecendo definitivamente em 1981. 

As organiza<;:oes Globo, em atividade desde 1925, C!.!lando compraram o iomal 0 
Globo, tambem sao exemplos das editoras que surgiram na decada de 50. A Bloch 

come<;:ou a publicar em 1952 a revista Manchete. A Abril investe inicialmente em 

quadrinhos com a publica<;:ao de "Pato Donald" em 1950, e lan<;:a tambem, em 1952, a 

revista Capricho. De 1966 a 1976, a Abrillan<;:a a revista Realidade, que faria muito 

sucesso, e em 1968, a editora come<;:a a publicar a revista Veja. Com sede em Sao Paulo; e 

267 Atualmente existem imimeros jornais que sao mantidos ou sustentados unicamente por an!lncios e 
propagandas. Sao distribuidos inclusive gratuitamente. Exemplo: Folha do Taquaral, que se mantem com 
os an!lncios do comercio local, e embora niio atinja a cidade toda, engloba cerca de 15 bairros. 
268 Almanaque Abril. Editora AbriL Siio Paulo, SP, 2001. 
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lan<;:ada a revista Senhor em 1975. E, em 1976, e lan<;:ada a revista Isto E, tambem com 
sede em Sao Paulo, e que, de 1988 a 1992, fi.mdiu-se-eom a revista Senhor, passando a se 

chamar nesse periodo de IstoESenhor. E mais recentemente, na ultima decada do seculo 
XX, a Globo lan<;:ou a revista Epoca, para concorrer com a Veja e a Isto E. 

VII - 2. Imprensa em· Campinas: origens 

Em Campinas, a imprensa aparece cinqiienta anos depois da imprensa chegar ao 
pais. Em 1858, surge o primeiro jomal da cidade, o Aurora Campineira. A primeira 
edi<;:iio do jomal saiu no dia 4 de abril. Era semanal e circulava aos domingos. Para a 

feitura do Aurora Campineira, utilizou-se a tiQ.ografia de Hercules Florence, CU:le come<;:ou 
a monta-la em 1832, quando Campinas ainda era Vila de Sao Carlos.Z69 

· 

Para publicar o Aurora- CampineiFa;-fei- oosse mesmo ano 00. 1858-que d0is 

irmaos, Joiio Teodoro de Siqueira e Silva e Francisco Teodoro de Siqueira e SilVa, 
resolveram comprar a tipografia de Hercules Florence. E a partir da aquisi<;:iio, passaram a 

publicar o Aurora Campineira. Joiio Teodoro de Siqueira e Silva foi o primeiro jomalista 
profissional da cidade.270 Dois anos depois, o Aurora Campineira e transformado em 

orgiio oficial do entiio PartidG- ConSllwade;;, passaaliG-. a. ser entao- chamado d~ 0 
Conservador, que dura apenas seis meses. 271 Niio apenas o nome mudou, mas o jo"mal 

realmente se transformou noutro. Depois dele, Campinas ficaria sem urn jomal por quase 
uma decada. 

0 Aurora Campineira, curiosamente, nasce como urn jomal bastante critico, 
contribuindo muito para a forma<;:iio de uma consciencia critica em rela<;:iio a sociedade 

modema. E embora suas criticas se voltassem p_ara a ineficiencia do proprio modelo de 
sociedade burguesa, o que revoltou muitos poderosos da epoca, o jornal niio poderia 

jamais ser classificado como popular. Niio representava urn instrumento do povo, mas sim 
da propria burguesia, principalmente depois que se transformou no 0 Conservador. . · 

Somente em 1869 a cidade voltaria a ter urn jomal. No dia 31 de outubro foi 

fundada A Gazeta de Campinas, cuja reda<;:iio se localizava na antiga Rua de Baixo, atual 

Rua Luzitana. Urn dos mais importantes e com maior destaque na epoca, este jornal foi 
semanal, depois bissemanal e chegou a ser diario, parando de circular em 18 de setembro 

de 1890. A A Gazeta de Campinas fez a cobertura da Guerra do Paraguai e tambem se 

caracterizou por defender a republica ainda no periodo mom\iquico. Mas nos ultimos aiJ.Os 
de existencia, a A Gazeta de Campinas, comandada pelo redator-chefe Carlos Ferreira, urn 

poeta, passou a publicar textos mais suaves e tambem se enveredou para o !ado da 

literatura. 

Ao contrario da A Gazeta de Campinas, surge em 25 de mar<;:o de 1874 o 0 
Constitucional, cujas palavras de ordem eram "Deus e Patria". Esse jomal se caracterizou 

por ser bastante catolico e defensor da monarquia. De vida muito curta, 0 Constitucional 
durou somente ate 1876. Outro jomal que surgiu na epoca, porem de carater menos 

269 
MARIANO, Julio. Hist6ria da Imprensa de Campinas. IndUstrias Gcificas Massaioli Ltda (Belcolor 

Pub1icidade Ltda), Campinas, SP, 1972, pp. 21 - 25. 
2

'
0 MARIANO, Julio. Hist6ria da Imprensa de Campinas. lnd:Ustrias Gcificas Massaioli Ltda (Be1co1or 

Publicidade Ltda), Campinas, SP, 1972. pp. 22. 
2

" Segundo Julio Mariano, o 0 Conservador dura dez meses. 
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partidilrio e mais suave, foi o A Mocidade, que com~ou a circular em 1 ode maio de 1874. 
E em 19 de setembro de 1875, aparece outro jornal de grande destaque e projeyiio na 
epoca, o Diciria de Campi nus, qu~eircularia at&-190 };·Em 22 de junho de 1831, come9a a 
circular tarnbem o 0 Opiniaa Liberal. 

0 jornalista nascido em. Portugal Henrique de Bar~elos 272 dirigiu. a Correia de 
Campinas, que comeyou a circular em 1 o de janeiro de 1885, e fundou posteriormente;· em 
1° de setembro de 1900, crCammeJcicrde Gampinas,-qae-fui durante a;-dtms-primeyas 

decadas do seculo :XX, urn dos principai~ iornais da cidade, circulando ate o final de 1920, 
nove anos depois da morte de Henrique Barcelos.273 0 Correia de Campinas circulou.ate 

dezembro de 1919. E outro jornal, Cidade-de-Camphws.,come9a a cil:cula.:.em 27 .de 
dezembro de 1896, e para de circular em 31 de dezembro de 1915. 

A partir de 1875, a atividade jornalistica na cidade ganhou urn enorme impulso. 

Surgirarn muitos jornais. Urn ultimo exemplo de jornal nascido antes do alvorecer do 
seculo :XX, foi o Sensitiva, que come9ou a circular em 1873, e que era dedicado somente 
a literatura274 

Percebe-se que nesse final de seculo XIX e inicio de seculo :XX, como na maioria 
das cidades brasileiras, muitos jornais nascerarn e se extinguirarn. 0 interessante e que 

todos eles estavam de alguma forma relacionados. As pessoas que lideravam a funda9iio 

de urn jornal, tarnbem participavam da fundaryiio de outros. Jornalistas famosos da epoca 
migravarn de urn 6rgiio de imprensa paraoutro. 

"Interessante e constatar, na hist6ria da imprensa campineira, nesse agitado periodo de 

jim de um seculo e alvorecer de outro, como as names vao e vem, se entrecruzando, se 
embaralhanda, na existencia de quantos jomais par aqui surgiram ... "215 

A maioria desses jornais, alem de abordagens politicas e econ6micas, tarnbem 
trazia uma descri9iio do movimento social e cultural da cidade. Entenda-se a descriyiio das 

atividades sociais e culturais da elite carnpineira. Alguns jornais publicavarn noticias ou 

notas referentes ao campineiro pobre e comum, ou a algum servi9o ou atividade dessas 
carnadas mais baixas da sociedade carnpineira. 

Mas de maneira geral, apesar de haver publicayoes de naturezas diversas, os 
jornais publicavarn noticias do dia a dia da cidade, noticias de carater cientifico (medico ou 

agricola), alem de artes e literatura, e tarnbem publicavarn notas e textos de satira e 

m Segundo Julio Mariano, "indiscutivelmente o mais completo jornalista da epoca". In MARIANO, Julio. 
Hist6ria da Jmprensa de Campinas. hldiJ.st:rjas--r.i:fu::!s- Massaioli 'l;tda (Belcolor Pub!icidade Lt\la), 
Campinas, SP, 1972. pp. 35-36. 
273 Enquanto Henrique Barcelos esteve no comando, o Commercio de Campinas talvez tenha sido o jornal 
de Campinas mais atuante de sua epoca. Embora fosse urn jornal que expressava os valores e costumes da 
burguesia, ele tambem muito se aproximou da popula¢.lo mais pobre da cidade. Principalmente quando 
iuiciava em suas paginas algum debate de cunho social, questionando governos e medidas tomadas pelos 
poderosos. 
274 A lista e ainda muito maior, como descrito em: LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Cidade- Os Cantos 

e osAntros- Campinas 1850- 1900. Edusp, Sao Paulo, SP, 1996. 
275 MARIANO, Julio. Hist6ria da Jmprensa de Campinas. Industrias Gr.ificas Massaioli Ltda (Belcolor 
Publicidade Ltda), Campinas, SP, 1972. pp. 33-34. 
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humor. Mas era o noticiario politico que estava presente na maioria dos jornais, e tambem 
ocupava urn espa9o bastante sigrrificativo nos 6rg?,os de imgrensa. 

Outros veiculos que ficaram bastante populares na epoca, foram os almanaques. 

Eram basicamente jornais tambem, mas com caracteristicas diferentes, mais voltados para 
o atual padrao de revista, embora nao fossem revistas. Os almanaques eram geralmente 

organizados por urn jornalista. Esses peri6dicos come9aram a ser lan9ados em Campinas 
em 1871, e possuiam textos !eves e informayiies diversas que eram uteis para muitos 

leitores, como noticias ou servi9os de areas como a administrayao publica, saude, ensino, 

justi9a, policia, alem de informa96es de autoridades e prestadores de servi9os locais, como 
fazendeiros, profissionais hberais," comerciantes, industriais, artistas e artesaos. 
Curiosamente, ja nessa epoca, alguns dos diversos peri6dicos traziam seyoes com 

informa96es rnisticas e religiosas, como as fases da Lua e informayoes sobre os santos 
cat6licos. 

276 

Tambem nessa epoca, Campinas produziu uma imprensa independente e 
irreverente. Jornais como o Petiz-Jomal, que circulou de 1879 a 1881, e 0 Vigilante, que 

circulou em 1882, traziam "fofocas" e criticas apimentadas sobre qualquer pessoa, fosse 
rico ou pobre, senhor ou escravo, fazendeiro ou burgues. 

Para a cultura campineira, e em g_~ral do pais, esses pioneiros veiculos do 

jornalismo significaram o unico meio de comunicayao e intera91io entre muitos grupos da 

sociedade da epoca, como cientistas, professores, poetas, escritores, politicos e jornalistas. 
T ransformaram-se no espa9o ideal para o debate social e cultural da epoca, o que ajudou 

de forma significativa e fundamental na formayao de leitores e pessoas ativas na vida 
publica da cidade, da provincia e ate do Brasil. Isso fomentou a participayao critica da 

sociedade, o que contribuiu para a forma91io de uma sociedade atualizada e ativa, 

enriquecendo cultural e socialmente a cidade de Campinas. 
211 

"Na verdade, a cr6nica da imprensa campineira do Segundo Reinado revela um 
jomalismo agitado, no qual a dimenstio literaria, o sectarismo politico, a critica social 
promovem um engajamento marcado pelos jreqzientes empastelamentos, aos quais 
praticamente nenhum Jamal escapou. De qualquer mane ira, a imprensa local conseguiu 
reunir e abrigar uma jrar;iio das mais significativas da inteligencia da cidade. Formou 
uma massa critica, capaz de adestrar-se na vigildncia ao poder pilblico e ao 
comportamento dos cidadiios, o que potencializaria esse conjunto de intelectuais a 
assumir tambem, em niio poucos casas, a militdncia politica em dimensoes municipais, 
provinciais e nacionais. "278 

0 advento da imprensa em Campinas impulsionou as atividades culturais e 

intelectuais. E tambem ajudou na proliferayao de muitas organiza96es. Sociedades 

voltadas para o ensino e para o lazer foram criadas, principalmente por comunidades de 

216 MARIANO, Julio. Htst6ria da Jmprensa de Campinas. IndUstrias Gcifi.cas Massaioli Ltda (Be1co1or 
Publicidade Ltda), Campinas, SP, 1972. 
277 LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Ctdade- Os Cantos e os Antros- Campinas 1850- 1900. Edusp, 

Sao Paulo, SP, 1996. pp. 181. 
278 LAP A, Jose Roberto do Amaral. A Ctdade- Os Cantos e os Antros- Campinas 1850- 1900. Edusp, 

Sao Paulo, SP, 1996. pp. 181. 
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urugrantes. Os alemaes, por exemplo, criaram logo ap6s o surgimento da imprensa em 
Campinas, escolas e sociedades de ensino e intera<;:ao cultural. 

VII- 3. A lmprensa de Campinas no inicio do seculo XX 

Nas duas primeiras decadas do seculo passado, o jornalismo passou a ser uma 

atividade bastante ativa e de grande pn:ije<;:iio. As reda<;:5es de j ornais e revistas se 
impregnaram de urn "espirito modernizador". Era comum encontrar intelectuais, literates, 
quase todos jornalistas, em livrarias, cafes e bares, locais que abrigaram os membros mais 
significativos da vida cultural campineira. 

A imprensa significou urn canal direto com a sociedade para que a vida liteniria e 
as ideias de muitos intelectuais pudessem ser expressas. A elite cafeeira e industrial 

campineira utilizou orgaos de imprensa, ja naquela epoca, como instrumentos de 
manuten¢o e transmissao de sua ideologia. Entre esses se pode destacar principalmente o 
Diario do Povo, a Gazeta de Campinas e tambem o Correia Popular, que surg!u ja em 

meados da decada de vinte. Dutro jornal que tambem transmitia a ideologia dominante era 

o Mensageiro, urn jornal catolico, que alem de assuntos religiosos, tambem publicava 
acontecimentos artisticos, cr6nicas litenirias e informes politicos. 0 Mensageiro, em 

janeiro de 1924, foi substituido pelo A Tribuna, or~o da Diocese de Campinas. 
Na decada de 20, a ja significativa imprensa campineira amplia e difunde seu 

espa<;:o de atua<;:ao na sociedade da cidade. Difunde-se, entre seus literatos, a ideia de urn 
"espirito modernizador", que e transmitido e defendido principalmente pela imprensa. As 

redav5es dos jornais campineiros eram muito Q_arecidas com as reda<;:5es dos iornais de 

Sao Paulo. Os jornalistas, literates e intelectuais, costumavam, como vimos, reunir-se em 

cafes e livrarias e fomentavam discuss5es de carater "modemo", impulsionando a 
sociedade campineira. 279 Entre os pontos de encontro dos intelectuais destacavam-se a 
Livraria Genoud, o Cafe Guarani,a-Chamtaria--00-baM,,- e-Eden Bar e 6-&F- Grisrofani 280 

Os intelectuais se expressavam nesses pontos de encontro artistico e literario de Campihas 

e muitos deles eram jomalistas. 
281 

Mas essa mesma imprensa-~.kw~pe¥e-·Gampiaeiro-semeffi@ a.iOOtJlogia-da 

elite da epoca. Muitos jomais expressam a "voz" das camadas mais pobres, eram veiculos 
que apesar de terem menor repercussao, eram igualmente relevantes para a epoca. Como 

exemplo, pode-se citar o 0 Ferrao, com grande Qenetra<;:ao nas camadas poQJ.llares, que 
come<;:ou a circular em 1917, eo 0 Getulino, que era urn veiculo que expressava a defesa 

dos negros e sua cultura, e que circulou ate maio de 1926. Ambos, de maneira geral, 

219 RUEDA, Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Campinas: panorama hist6rico e socio-cultural 
no periodo 1890-1950, in Boletim do Centro de Memoria da Unicamp, Universidade Estadual de 

Campinas, Volume 6, n° 11, de janeiro ajunho de 1994, Campinas, SP, pp. 51. 
280 RUEDA Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Campinas: panorama hist6rico e socio-cultural 

no periodo 1890-1950, in Boletim do Centro de Memoria da Unicamp, Universidade Estadual de 
Campinas, Volume 6, n° 11, de janeiro ajunho de 1994, Campinas, SP, pp. 54. 
281 E heran,a desse tempo o estere6tipo de que todo jomalista tern que gostar de cafe ou gostar de 

freqilentar urn bar. 0 chamado "intelectual" de hoje no maximo, freqilenta urn Cafe, urn local rnais 

refinado. Ja o jornalista de hoje e urn assiduo freqiientador de bares. E claro que tudo isso nao passa de 

estere6tipo, mas que tern uma origem na historia do inicio do s<!culo XX. 
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satirizavam os grandes acontecimentos politicos e soc1rus da epoca, sendo a elite 

campineira, seus costumes e atividades os maiores alvos desses jornais. 

Esse periodo tambem foi marcado pelo surgimento de revistas na cidade. Entre as 

de maior destaque estao A Onda, Q.l,le surgjg em 1921, e que era especializada em 

literatura, humor e arte. A A Onda, tinha em seu quadro de colaboradores letrados e 

escritores como Oswald de Andrade. Outras revistas eram A Violeta, A Camelia, 
Campineia, Os Novas, Ramona, Revista do Centro de Ciencias, Letras e Artes e a Revista 

Campineira, que come.you a circular no primeiro dia de dezembro de 1927. Essas revistas 

traziam, de maneira geral, materias com acontecimentos da epoca, cinema, noticias das 

comunidades escolar e comercial, sobre religiao e critica social. Em algumas dessas 

revistas apareciam as vezes notas sobre esportes, e ate alguns informes sobre futebol, · na 

epoca iam ganhando espa.yo na imprensa, mas isso ocorria principalmente em iornais. Em 

10 de maio de 1927, como decorrencia do crescimento do nUn:tero de veiculos de 

comunica.yao na epoca, surge a Associa'<_ao Campineira de lmprensa, a ACI, que em 1959 

instalou o Museu da Imprensa. 

Durante os primeiros anos do seculo XX, as grandes e principais cidades 

europeias, como Paris na Frantya, desfiutavam de urn periodo de tranqiiilidade social e de 

supremacia da burguesia na sociedade da epoca. Foi urn momento de expansao 

internacional do capitalismo e de sua ideologia. Essa condityao, evidentemente, nao evitou 

o aflorar de inumeros movimentos sociais, de manifestatyoes da classe trabalhadora e a 

realizatyao de greves. Mas de qualquer forma, a imagem difundida pela ideologia burguesa 

era de que a sociedade vivia urn momento de prosperidade para todos. 

Dessa imagem e momento projetados pela ideologia burguesa vern a expressao 

francesa "Belle Epoque", que tambem.s.e..fez pres.ente .nos. grandes centros .. urhanos ,do 

Brasil da epoca, como por exemplo, Campinas do inicio do seculo XX. As culturas 

nacional e campineira apre>entavam-claras- infiuencias das- ideias e costumes -vimtos da 

Europa, e que expressavam principalmente as ideologjas liberais, positivistas e utilitanstas. 

A cidade de Paris ostentava uma reputatyao de ser o centro universal do bem-estar, da 

riqueza, do conforto, do luxo. 0 estilo de vida parisiense tornou-se exemplo para a elite 

dos principais centros urbanos do Brasil. Alem de mudantyas no aspecto arquitetonico 

urbano
282 

e do advento de novas tecnologias_que vis.avam mais conforto e agilidade,no 

cotidiano social, alguns costumes foram assirnilados, como por exemplo a leitura diana' de 

jornais, que se tornou uma- obr igayii:o, · ge1 ando na sociedade · um contingente grande ~e 

letrados e intelectuais, que pasS<l[am a freq!ientar bares, cafes e livrarias. Em Campiiias, 

nos anos 20, surgiram livrarias como a Casa Genoud, a Casa Mascotti, Casa Livro Azul, 

Livraria de Anibal Pace, essas. tres..contando.c.am.oficjnas de..impressiio. ~
83 

i 

282 Novas construc;5es urbanas redefiniram o "isual das- gtandes cidades da epoca. Essas transformac;5es 

urllanas, que expressam a opulencia da burguesia, serviranr-de simbolo para o dominio economico e 
politico da classe burguesa. Algumas das principais cidades europeias foram exemplos dessas 

transformac;Oes, que siio nuanc;as da Belle Epoque, como Viena, na Austria In SCHORSKE, Carl E .. 
Viena Fin-de-Siecle, Politica e Cultura. Editora da Unicamp/Compaultia das Letras, Sao Paulo, 1988. 
283 RUEDA, Eliana Cristina e SILVA, Sandra Denise da. Campinas: panorama histbrico e socio-cultural 

no periodo 1890-1950, in Boletim do Centro de Memoria da Unicamp, Universidade Estadual de 

Campinas, Volume 6, n° 11, de janeiro ajunho de 1994, Campinas, SP, pp. 54. 
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Embora existisse a critica social em textos de intelectuais da epoca, expressavam
se claramente e predominantemente os interesses sociais e econ6micos da classe 

dominante. E urn dos alvos para a prolifera9ao da ideologia. dominante eram os estudantes, ·- - . 

a quem os intelectuais buscavam sensibilizar e atingir com seus textos. E conseguiram. 

Dessa mobiliza9ao, surgiram j ornais estudantis CJ!le reproduziam a cultura e ideologia 
dominantes. 284 

De 1900 a 1919, Campinas possuiu cinco.grandesjornais diarios. Sao eles:285 

) 

* Correia de Campinas: circulou de 1885 ate 1919; 
* Cidade de Campinas: circulou de 1896 ate 1915; 

* Diario de Campinas: circulou de 1875 ate 1901; 

* Commercia de Campinas: circu1ou de 1900 a 1920; 

* Diario do Povo: come9ou a circular em 1912 e .. esta.em atividade ate hoje286 

• 

Em 1921, volta a circular a Gazeta de Campinas, P!!rmanecendo ate 1930. Nesse 
periodo de quase dez anos, a Gazeta de Campinas conseguiu sucesso similar ao primeiro 

periodo em que circulou, de 1869 a 1889. Os anos 30 representaram uma transi9ao nos 

veiculos de imprensa campineiros. Com a industrializa9a0 e as transforma96es ·na 

sociedade urbana, a maioria desses jornais se extinguiu, alguns ate bern antes da decada de 
30. 

Em 1927, em 4 de setembro, comeyou a circular o iornal Correia Popular, veiculo 
em atividade ate hoje, sendo inclusive considerado urn dos 20 maiores jornais do pais.287 

Para esse trabalho sobre o ~.em G~e e.aeFb~ os-jernais-~de.PeY£J-.e o 

Correia Popular correspondem aos principais objetos de estudo. A opyao por eles se deve 
ao fato de serem eles, dois dos maiores jornais do pais e por estarem em atividade 

ininterrupta desde que foram lanyados ate hoje. Sao 6rgaos da imprensa, p()rtanto, que 
estiveram presentes basicamente em todas as transforinayoes e principais eventos que 

ocorreram na cidade de Campinas no seculo XX, o CJ!le inclui ai todas as transforma96es 
no futebol, e em seu maior cl<issico, e na cobertura esportiva da cidade Campinas. 

VII- 4. Imprensa em Campinas: anos 30 ate.hoje 

Na decada de 30, em 1933 surge o Jamal de Hoje, que durariameros tres anos, 
ate 1936. Na decada seguinte, surge umjornal chamado A Defesa, que durou dez anos, de 

1946 a 1956. 0 Jornal de Campinas come9ou a circular em 1959 e parou de circular em 
1965. E por fim, o Jornal de Hoje, que foi urn dos mais recentes jornais criados na cidade, 

mas que durou somente tres anos, circulando entre os anos de 1979 e 1981. 

284 NASCIMENTO, Terezinha Aparecida Quaiotti Ribeiro do. Texto in Memorias da Educafilo: 
Campinas (1850- 1960). Cole¢o Campiniana, Centro de Memoria, Editora da Unicamp, Campinas, SP, 

1999. pp. 34-39. 

'"
5 Campinas Seculo XY: 100 anos de Historia. Da RAC, Rede Anhangiiera de Comunica<;iio I Dh\rio do 

Povo I Correio Popular, Campinas, SP, 2000. 
286 0 jornal Correio Popular come9ou a circular cerca de uma decada depois, em 4 de setembro de 1927. 

2Jl' Almanaque Abril. Editora Abril, Sao Paulo, SP, 1998. 
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Esses jornais acompanharam o periodo de grandes transforma96es urbanas pelo 
qual passou Campinas a partir da decada 30. 0 planejamento e transforma'(ao do centro 
da cidade foram registrados por esses veiculos. Eles retrataram em suas paginas, 

juntamente com o Diario do Povo e o Correia Popular, as mudan9as, que transformaram 
Campinas de uma cidade rural e fundamentada na produ9ao de cafe em uma cidade 
industrial. 

Os principais jornais da cidade ao Iongo da segunda metade do seculo XX foram o 
Diario do Povo e o Correia Popular. Para o estudo sobre o derb~ alem desses dois 

jornais, outros veiculos tambem foram observados. Sao eles a A Gazeta Esportiva, A 
Folha de S. Paulo, 0 Estado deS. Paulo, o Diario Popular e o Lance!, todos jornais 

diitrios de Sao Paulo, e todos muito ''Qr6ximos" a Campinas e ao derbi. Por estar 
fisicamente muito proxima a Sao Paulo, a cidade de Campinas sempre manteve uma 

grande intera9ao com a capital, seus costumes e transforma9oes. A vida cotidiana e a 
politica campineira sempre foram bastante influenciadas pela vida cotidiana e politica de 

Sao Paulo. Os eventos culturais e sociais paulistanos representavam uma referencia ou 
exemplo para Campinas. Assim, para a imprensa paulistana, os eventos campineiros, como 

o derbi, sempre despertaram grande interess.e nacapita12
,
88 

Segue urn pequeno resume da cobertura esportiva desses jornais e tambem seu 

alcance em rela9iiO ao derbi campineiiO. Pe1cebe1 emos que a±errr do DmrirrrkrPuro e ,do 
Correia Popular, tambem outros jornais, como A Gazeta Esportiva, o Lance', e ·a A 

Folha deS. Paulo, realizam uma cobertura relevante do derbi campineiro. Enquanto que 

outros jornais "pr6ximos", como o 0 Estado de S. Paulo e o Diario de S. Paulo, nao diio 
tanta relevancia ao derbi, embora este seja sempre uma pauta obrigat6ria para os cadernos 

de esportes desses jornais. 

o da bistiiria de Cam 

*Aurora Campineira (1858- 1860) 

* 0 Conservador (1860- 1860) 
* Gazeta de Campinas- o antigo (1869- 1889) 

* 0 Constitucional (1874 -1876) 
*A Mocidode (1874- 1875) 

* Atualidade (1875- 1875) 
* Diario de Campinas (1875- 1901) 

*A Opiniiio Liberal (1876- 1883) 
*Correia de Campinas (1885 -1919) 

* Cidade de Campinas (1896- 1915) 
* Comercio de Campinas (1900- 1920) 

*Diorio do Povo (desde 1912) 
* 0 Ferrao (1911- 1932) 

* Gazeta de Campinas- o novo (1921 - 1930) 

288 Muitas vezes, como por exemplo no meio artistico, Sao Paulo representou urn meio para a proj~ao e 
expressao de trabalhos campineiros. Urn espa<;o para se projetarque o campineiro nao encontra, muitas 
vezes. em Campinas. Sobre esse assunto, ver BARRETO, Paulo Sergio. 0 Caracol e o Caramujo: artistas 

e Cia da cidade. Tese de Mestrado do IFCH, Uuicamp, Campinas, SP, 1994. 
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* Correio Popular (desde 1927) 
*Jamal de Hoje (1933- 1933} · 

*A DefeJa (1946--:. r95q) 

*Jamal de Campinas (1959- 1965) 
*Jamal de Hoje (1979- 1981) 

OBS.: 0 Ditirio do Povo eo Correia Popular estao em destaque porque sao os unicos 

jomais que sobreviveram ate hoje, e tambem representam os principais objetos de estudo 

desse trabalho. 

VII - 5. 0 Diiirio do Povo e o Correio Popular - Campinas 

0 Diario do Povo foi fundado por urn grupo dissidente do jomal Commercia de 

Campinas, que discordou da orienta;;:ao editorial e ideol6gica do ja extinto jomal. Essa 

dissidencia ocorreu ap6s a morte do jomalista e fundador do jomal Henrique Barcelos em 

2 de setembro de 1911. Barcelos tambem havia fundado o Diario de Campinas. 
0 destacado jomalista e politico Alvaro Ribeiro, juntamente com Antonio Franco 

Cardoso, liderou o grupo que fundaria o-~tkJ-f'{Wf};-que comeyou a-ciFcYlar em 20 

de janeiro de 1912. Alvaro Ribeiro, urn dos intelectuais mais populares da epoca, tamb~m 
criou o Correia Popular, que come;;:ou a circular no dia 4 de setembro de 1927, trazendo 

algumas inova<yoes graficas para a epoca, como a utiliza<yao de fotogra:fias e ilustray5es. 

Alvaro Ribeiro foi tambem gerente do Banco Municipal de Campinas e diretor do Colegio 

Cesario Motta, alem de ter side- eleite--vereadeF-; CaFge--qae ocupou peF-sere-mandatos. 

Alvaro Ribeiro morreu em 13 de agosto de 1929
289 

· 

0 Diario do.Povo nas ultimas decadas do seculo XX foi considerado urn jomal 

mais popular se comparado ao Correia Popular, ou seja, mais voltado para as camadas 

menos favorecidas da sociedade campineira. No final da decada de 90, o Diario do Povo 

passou por uma significativa transforrna<yao editorial e grafica, ao ser comprado pela Rede 
Anhangiiera de Comunicac;iio, a RAC, que tambem e dona do Correia Popular. 

Dessa maneira, se monopolizou a difusao de noticias em Campinas, pois os unicos 

dois grandes veiculos impresses campineiros sao da mesma empresa e mais, produzem e 

reproduzem as mesmas noticias_E urn aspecto danoso_para..a.pr6pria imprensa da r~o, 

pois nao ha mais concorrencia entre os jomais, que para manterern seus respeetivos 

publicos, sao veiculados com caractedsticas editmiai> distintas - rreorrrnr PopnJar 

abrange as camadas mais favorecidas da sociedade campineira (0 Diario do Povo e o 

jomal "comprado em banca" e o Correia Popular e o ')omal que se assina"). Mas embora 

sejam jomais graficamente diferentes, sao identicos em rela<yao a ideologia que difundem, 

e e essa caracteristica que e danosa para 0 leitor campineiro, que perde a chance de ter 

dois jomais debatendo opinioes diferentes, o que p()ssibilita instigar nele, leitor, tambem a 

curiosidade e o debate, desenvolvendo seu espirito critico. 

289 Campinas Seculo XX· I 00 anos de Hist6ria: Da- RAE; Rede-Anhangiiera de Comnni~/ Diario do 

Povo I Correio Popular, Campinas. SP, 2000. 
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Em rela<;:ao aos respectivos cademos de esportes, pouco foi mudado em rela91io ao 
periodo em que os jomais eram concorrentes. Manteve-se a mesma abordagem que 

utilizavam antes, para assim nao perderem seus leitores fieis. Sobre a rivalidade. entre 
Ponte Preta e Guarani nas pag!!:las dos jomais - ClUe sera discutida com mais detalhes 
posteriormente -, tanto Diario do Povo quanto o Correia Popular procuram ser 

imparciais quanto ao enfoque e espa<;:o dado a cada time. A mesma postura procuram ter 

os cronistas ou colunistas de ambos os jomais. 
Antes dos dois jomais pertencerem a mesma empresa, cada urn deles, entre 

torcedores fundamentalmente, era identificado como sendo mais "simpatico" (entenda"se 

"torcedor") a urn deterrninado time. 0 Diario do Povo, por ser mais "popular", era tido 
como urn jomal "pontepretano". Ja o Correia Popular, urn jomal "bugrino" .. Sao 

estere6tipos criados em meio ao folclore que envolve a cultura do futebol. Nao ha nada 
que sustente essas imagens ou que as fa<;:am ganhar algum sentido. As coberturas 

realizadas por ambos os jornais para ambas as eQ!.lip_es eram praticamente as mesmas, n1io 
havendo numa predile<;:1io por parte dos cademos de esportes por este ou aquele time, 

tanto em rela<;:ao ao espa<;:o dado como em rela<;:1io a linguagem e a abordagem dada aos 
clubes. J 

Hoje, como sao veiculos da mesma empresa, essa imagem de 'jomal torcedor" se 
perdeu completamente e n1io se fala mais nisso, ja que as noticias e os enfoques sao· os 

mesmos. Talvez os jomais, em func;1io disso possam ter perdido urn pouco a capacidade de 

incentivar a rivalidade das torcidas, considerando-se a imagem projetada dos jomais como 

"6rg1ios torcedores". Como antes, existe inclusive uma preocupa<;:1io clara em dar its 

equipes espa<;:os semelhantes dentro do jomal, a nao ser que urn time esteja disputando 

uma decisao e o outro esteja desclassificado. Mas, mesmo assim, os espayos podem ser 

iguais. 0 motive e 6bvio, ser lido por ambas as torcidas. 
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Os jomais necessitam dessa 

imparcialidade em rela<;:ao a p~nci<lr~e taml:lim. porque-~ria-~iv'jl a 
equipe do jomal, como urn todo, tercer por urn deterrninado time, a n1io ser o dono do 

jomal ou o chefe de reda<;:iio, o que n1io ocorre
291 

Mais adiante, tratarei da di-wlgay3.-G-de amiles GS-jemais- em-rslavae ae-oorbi ,ao 
Iongo das decadas. Perceberemos que e possivel dividir essa divulga.;:1io (rela'<iio imprensa 

e derbi/futebol) em periodos e tambem notar uma rela<;:ao simbi6tica inerente a rela9ao 

imprensa e futebol. 

VII - 6. A A F olha de ~.Pill.llo..- SiD_Faulo 

:90 Realizei algumas medi90es desses e~os nosjornais em 6p:;cas de-dCTbis nos Ulthnos uinta~ o 
que :;e pode perceber e que de fato existe wna grande preocupa<;ao em dar "espa<;os" semelhantes-para 
ambas as equipes, a nao ser que as equipes estejam vivendo mementos muito distintos. 
291 Recentemente a Rede G1obo de te1evisiio ou o narrador e jornalista Galvao Bueno, que comanda a 
equipe de esportes da emissora, foram classificados por torcedores como sendo "flamenguistas" ou 
''corinthianos". 0 motivo: a emissora transmitiu em canal aberto muito mais partidas dessas equipes do 
que de outras grandes equipes. Nao se trata da "Rede G1obo" ou "Galvao Bueno" serem torcedores deste 
ou daque1e clube, mas sim de wna op<;iio mercadol6gica. As duas maiores torcidas do pais sao as do C.R 
Flamengo (RJ) e do S.C. Corinthians P. (SP). Curiosamente no certame nacional de 2001, ambas as 
equipes realizaram wna pessima campanha e nem sequer se c1assificaram para as fmais. A final do 
Campeonato Brasileiro de 2001 foi disputada entre C. Atletico Paranaense (PR) e AD. Sao Caetano (SP). 
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0 jornal A Folha de S. Paulo surgiu em janeiro de 1960, sendo o resultado da 
fusao dos jornais Folha da Noite, Folha da ManhCi e Folha da Tarde, todas pertencentes 
a empresa paulistana F olha da Manhii S.A., fundada em 1921. 0 primeiro jornal a circular 

foi a Folha da Noite, urn diario vespertine que come<you a circular em 19 de fevereiro de 
1921. Depois, aparece a Folha da ManhCi, diario q_ue come<you a circular em julho de 

1925. E por fim, o diario Folha da Tarde, umjornal vespertine que servia como primeira 
edi<;:ao daFolha da Noite e qpe come<you a circular em 1926. 

AA Folha deS. Paulo possui uma linguagem mais informal e menos conservadora 
se comparada com seu princip~ concorrente, o 0 Estado de S. Paulo. Sua cobertura 

esportiva e baseada em textos curtos e diretos, mas recheados de inumeros dados trazidos 
em estatisticas das mais diversas. 0 que da ao caderno de esportes uma leitura nipida e 

dinfunica, obedecendo aos objetivos editoriais do jomal. A utiliza<;:ao dessas estatisticas 
chega, as vezes, a ser exagerada. Nos ultimos trinta anos, a A Folha de S. Paulo sofreu 
grandes mudan<;:as graficas e em sua diagrama<;:ao. 

Depois que come<;:ou a circular, a partir de meados da decada de 90, o caderno de 
Campinas e regiao, a "Folha Campinas", existe uma grande cobertura do derbi no jornal, 

embora ainda regional, localizado, mas uma cobertura que nao havia antes. Assim, o derbi 

ou as noticias sobre os dois times da regiao passaram a ser o carro chefe da se<yao de 
esportes desse caderno, que e urn dos cadernos reg_ipnalizados da A Folha de S. Paulo, 

que possui agora, alem de sucursais espalhadas pelas principais cidades do pais, sedes em 

algumas cidades estrategicas que englobam as princip_ais regioes do estado de Sao .Paulo. 
Essas sedes sao Campinas, Ribeirao Prete, Sao Jose dos Campos e Sao Jose do Rio ~reto. 

T odas elas possuem uma reda<;:ao propria p_ara produzir este caderno que visa atingir o 
publico leiter local, do interior, rivalizando assim com os jornais locais. E desses centrbs, 

Campinas possui historicamente o polo mais forte e destacado no que se refere ao futebol. 
Hoje, Diario do Povo e Correia Popular competem com a A Folha de S. Paulo pelos 

leitores campineiros. 

VII-7. 0 0 Estado de..S..Paulo.-.Sful.Ea.u.lo 

0 0 Estado de S. Paulo e o jornal mais antigodo estado em circula<;:ao. Come<;:ou 
a circular como A Provincia de S. Paulo em 1875. No primeiro dia do ano de 1890, o 

jornal passa a se chamar 0 Estado de S. Paulo, pois com a proclama<;:ao da republica no 

final do ano anterior, as antigas provincias do Imperio passam a ser chamadas, na 

republica, de estados. A dire<yao do jornal foi exercida pela farru1ia Mesquita ate 1996, 

quando faleceu o entao diretor Julio de Mesquita Neto, assumindo em seu Iugar Oliveiros 

S. Ferreira, professor do Departamento de Politica da FFLCH da USP e primeiro 

jornalista fora da familia Mesquita a ocupar a direyao do jornal. Oliveiros S. Ferreira 

ocupou temporariamente a fim<;:ao de editor do jornal de junho a agosto de 1996, quando 

foi substituido por Ruy Mesquita. . 
0 jornal tern caracteristicas bastante conservadoras, tanto graficamente como em 

sua linguagem. E urn jomal mais elitista se comparado a A Folha de S. Paulo. Em seu 
caderno de esportes, as noticias sao veiculadas-com-uma linguagem mais "formal" e com 

uma diagrama<;:ao mais tradicional, sem muitas inova<yoes, como ilustra<;:oes e cores. 
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Mesmo a utiliza<;:ao de fotos, obedece a urn padrao simples, de texto complementado pela 

imagem, sem exageros. Sua diagrama<;:ao pouc()se alterou nos ultimos trinta anos. 

Em rela<;:ao ao derbi e a todo o futebol do interior de Sao Paulo, o jomal nao 

dedica muito espa<;:o e enfase. Suas rnaterias enfocam os grandes de Sao Paulo e os 

destaques do futebol nacional, nos principals centros, como o Rio de Janeiro, por 

exemplo. Nao ha portanto nenhuma relevancia na cobertura do derbi campineiro realizado 

pelo 0 Estado de S. Paulo. Nao e urn jomal que explora a peculiar linguagem do futebol, 

a "linguagem do torcedor", aspecto esse mais explorado pela A Folha de S. Paulo, 
embora tambem seja moderado se comparado com outros jomais, especializados. em 
esportes. 

VII - 8. 0 Diario Popular I Dilirio deS. Paulo -sao Paulo 

E urn dos jomais mais..antigo~u: ... tradicionais do pais. Comer;au.JLcircular..em 8 de 

novembro de 1884. Em 2001, o jomal e comprado pelas organizar;oes Globo e pass.a a.Ser 
chamadtnie Diiuio de 8. I'au:o. ·· 

Curiosamente, "Diano de Sao Paulo" tambem havia sido o nome utilizado por tres 

jomais que circularam em Sao Paulo em tres diferentes epocas. 0 primeiro circulou de 

agosto de 1865 a 1878, sendo esse o primeiro diario ilustrado do pais. 0 segundo 

comer;ou a circular em 1883, e pertencia ao Partido Liberal, fundindo-se em 1885 corn o 

Diario Liberal. E · o terceiro, foi fundado em 1929 como orgao integrante da cadeia de 

veiculos dos Diarios Associados, empresa de comunica<;:ao do jomalista Assis 

Chateaubriand. 

0 antigo Diitrio Popular, nos ultimos vinte anos, publicava urn cademo de 

esportes considerado por muitos cronistas, jomalistas e torcedores, como o melhor 

cademo de esportes do estado. Como o pu~lico alvo era formado pelas carnadas mais 

populares, o jomal se utilizava bastante da linguagem do torcedor de 'futebol. Seus textos 

eram simples, mas detalhistas e com cobertura minucios.a, apesar de nao usar tantos 

recursos gritficos, como a A Folha deS. Paulo. 
Esse cademo de esportes dedicava urn espa«.o sig!Jificativo ao futebol do interior 

de Sao Paulo, alem de abordar tambem o futebol amador da capital paulista. 0 derbi 

campineiro era uma pauta obrigat6ria, embora nao se dedicasse a ele espa«.o maior se 

comparado aos outros classicos do interior paulista. · 

Com a mudan<;:a em 2001, o cademo de esportes tambem sofreu alterar;oes. A 

cobertura de esportes, especificamente do futebol, se aproximou da dos grandes j omais da 

cidade, o 0 Estado de S. Paulo e a A Folha de S. Paulo, ate porque o j_()mal recem 

transformado, e portanto ainda jovem nessa fase, parece ter como objetivo competir 

diretamente com os outros dois, procurando assim, inclusive, atingir outro perfil de 

publico leitor. 

VII- 9. A A Gazeta Esportiva- Sao Paulo 

0 jomal surge a partir do jomal A Gazeta, que comer;ou a circular no dia 16 de 

maio de 1906. 0 A Gazeta, em 1930, passou a publicar urn semanitrio em cores, 

produzido a partir do processo de rotogravura, o primeiro no genero a aparecer no Brasil. 
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Ja a A Gazeta Esportiva comevou a circular como periodico esportivo ilustrado e 

tabloide em 18 de dezembro de 1928, com o titulo A Gazeta - Edi~ao Esportiva, 
inicialmente como veiculo semamirio. Em 1938, o jornal ganha o log_otipo "A Gazeta 

Esportiva". De 1931 a 1940, o jornal passou a ser bissemanal, ou seja, circulando duas 

vezes por semana, mas em 10 de outubro de 1947, A Gazeta Esportiva ja passa a ser 

di:irio. De 1953 a 1967, .circulou a revista A Gazeta Esportiva Ilustrada. E no <IDO de 

1979, o A Gazeta vira urn caderno e passa a circular encartado no A Gazeta Esportiva. 
0 momenta ern que o jornal passa a ser di:irio coincide exatamente _com o 

momenta ern que a Federavao Paulista de Futebol passa a organizar o Campeonato 

Paulista, 1947. Foi sern duvida o rnaior veiculo de esportes do estado. Sua cobertura era 

bastante abrangente e oferecia grande destaq_ue nao so para o futebol profissional e 

amador de Sao Paulo, como tambem ao futebol profissional e, ate h:i cerca de uma 

decada, ao futebol amador do interior tambern. Hoje,o veiculo impressa esta extinto. 

No caso de Campinas, ha uma relavao especial. Pois, a cidade possuiu por rnuitos 

anos urna sucursal de A Gazeta. Assirn, o futebol amador de Campinas e principalmente o 

derbi carnpineiro recebiam grande destaque e enfoque nas paginas de A Gazeta Esportiva. 

E urn dos jornalistas que rnais atuaram nessa cobertura do futebol e dos esportes ern 

Campinas, por rnuitos anos, foi F erdinando Panattoni. 

VII- 10. 0 Lance!- Sao Paulo (e Rio de Janeiro) 
. ' 

0 Lance! comeyou a circular em 26 de outubro de 1998, inicialrnente no Rio de 

Janeiro, como veiculo experimental, e posteriormente, ern Sao Paulo. Foi inovador ao 

investir unicamente no futeboL E.. urn veicu!Qdestinado totalrnente it cohertura..da. fute.bol, 

ernbora tarnbern realize a cobertura de outros esportes. E urn sucessor do A Gazha 

Esportiva;·que atualrnente nao possui rna:is-urrnrcobertura tao eficiente-e abrangente ~o 

tivera no passado. Inovou tambern no formate, sendo urn tipo de tabloide, e nao 

standard292 como os dernais jornais, corn seus cadernos de esportes, e inclusive a propria A 

Gazeta Esportiva, tarnbem volta4!-para-arob0rttlra ~001-e de ~~s-e-~ue 

circula com o formate standard. - " 

Embora seja joveiri, o ranee r oedlca grande destaque e espa9o ao ffiteool. • do 

interior, principalrnente ao derbi campineiro. Sua lin~agem e a que mais explora a 

"linguagem de torcedor". 0 Lance! procura se inserir no contexte da linguagem e cultura 

do futebol, explorando suas. peculi.aridades.. e.se...aproxirnando do torcedor comnm E ).liD 

dos jornais rnais vendidos em bancas e e sem duvida o maior e melhor jornal de espoites 

(futebol) do pais. Recenteurente clregou a-ter·edi.,:Ges especificas tarntem em- o~nps 

292 Os termos "tabl6ide" e '"standarcF' se refer em ao tamauho do jornal:-Tabl6ide e um-jornal cqm 
dimens5es proximas de um quadrado, !)Or exemplo, o Lance! tem cerca de 30 centimetres de b3se e cerca 
de 40 centime-tros de altura. Nao existe um tamanho fi.xo que defina o que e urn tabl6ide. 0 cademo Mais 
do jomal A Folha de S. Paulo e tambem um tabl6ide e tern dimens5es bem inferiores si: comparado ao 
Lance!. Outro exemplo e o jomal Zero Hora de Porto Alegre, tambem um tabl6ide. Ja o formato 
"standard" corresponde ao formato utilizado pelos rnaiores e mais tradicionais jornais do pais, como por 
exemplo a A Folha deS. Paulo, 0 Estado deS. Paulo, A Gazeta Esportiva, Folha da Tarde, Agora Sao 
Paulo e Diario deS. Paulo, todos de Sao Paulo (SP), 0 Globo eo Jomal do Brasil, ambos do Rio de 
Janeiro (RJ), e o Correio Popular e o Diario do Povo, os dois de Campinas (SP). 0 tamanho do formato 
standard e de 30 a 32 centimetros de base e 55 a 60 centimetros de altura. 
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estados, como Parana (Curitiba) e Minas Gerais (Belo Horizonte}, alem de Sao Paulo e 
Rio de Janeiro. 

VII - 11. Imprensa e derbi: Uma introducio 

Antes de entrar especificarnente na cobertura do derbi pela imprensa, e importante 
discutir a importancia e o papel exercido pela imprensa na sociedade. Assim, pode•se 

entender melhor a relayao que se estabelece entre imprensa e futebol. Para se P.OP.Iliarizar, 
o futebol nao contou apenas com as particularidades interessantes e praticas de seu jogo: 

ser urn esporte democratico e uma metafora da vida, pois elas nio seriarn suficientes. 
Desde que se iniciou a Revoluyao Industrial e que o capitalismo pode construir o seu 

"mundo", estabelecendo suas reg[as e costumes, uma nova classe social dominante, a 
burguesia, e uma classe social dorninada, mas fundamental para o funcionarnento do 

capitalismo e para a industrializayao, a classe trabalhadora, passararn a constituir a 
sociedade que assurniu uma nova diniimica. 0 dia-a-dia das pessoas na cidade se moldou 

de forma propria, como jamais havia acontecido antes. 
Instrumentos que enriquecerarn a vida social e cultural se desenvolverarn nessa 

sociedade urbana e capitalista de ideologia e costumes burgueses. E urn desses 

instrumentos foi sem duvida a imprensa. Ela tambem e fruto das alteray6es ocorridas na 
sociedade ocidental nos ultimos trezentos anos. A partir do surgimento no seculo XV da 

maquina da imprensa, a outra imprensa, 0 jomalismo, nao demoraria a aparecer. . 0 

jomalismo comeya a ser efetivarnente praticado na sociedade europeia ja no final do 
seculo XVIII, momento em que a Revoluyao Industrial ja havia determinado alguns rumos 

para a sociedade moderna e tecnol6gjca em formayao. Ao Iongo do seculo seguinte, a 

atividade jornalistica, o periodismo, ja era uma realidade e o 'jornalista" uma figura 
importante, que ostentava certo status na sociedade de entao. 

0 futebol moderno, que surgiria apenas cerca de urn seculo depois como u·m 
simples jogo de bola, muito dependeu deJa para se popularizar e culrninar no contexto 

contemporaneo, como talvez, o maior espetaculo rentavel da cultura humana. Eventos 

futebolisticos conseguem superar, rnuitas vezes, eventos politicos ou religiosos. Uma 

Copa do Mundo e mais lucrativa que uma Olimpiada. E a imprensa, desde cedo, percebeu 

o futebol como uma "galinha dos ovos de ouro", e contribuiu diretarnente para uma maior 
e mais rapida expansao desse esporte pelo mundo. Ambos, futebol e imprensa, se 
beneficiaram dessa relayao. 

Em relayao a atividade jomalistica e imQortante ressaltar que ela ocorre em urn 

contexto de trocas constantes. Ha uma situayao clara de simbiose, tanto entre a imprensa e 

a sociedade, como entre a imprensa e o futebol. Que a irnprensa e formadora de opiniao e 

trabalha direta ou indiretarnente para manter uma ideologia e incentivar costumes, 

influenciando a sociedade e ditando, muitas vezes, regras e habitos, e sabido. Mas tarnbem 
ocorre o contrario, digo, tarnbem ocorre uma influencia que vern em sentido contrario. 

T ransformay6es se dao na sociedade, e muitas vezes, sao elas que impoe as "regras e 

costumes" para a imprensa, que e obrigada a se metarnorfosear, o que ela faz, diga~;;e de 

passagem, nipida e extraordinariarnente bern. Em outros momentos, a imprensa se apodera 
apenas de aspectos de eventos ou transformayoes sociais, dando a esses outro rumo, outra 
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configura9ao, ate outra imagem e interpreta9ao. Assimila o contexte e o transforma ou o 
molda a seu favor. 

Nesse sentido, a imprensa trabalha como instrumento de constru9ao de 
informa96es, de imagens, podendo determinar urn caminho para a interpreta9iio de urn 
fate e gerando uma tendencia popular em rela9iio a urn determinado terna. 

Transforma96es na sociedade mudaram as reda96es de jornal. 0 jornalista mais 
velho, que nao se adaptou, ficou para tras. 0 jornal que nao acompanhou as mudan9as, se 
extifieouiu. E os que acompanharam e se transformaram junto com a sociedade, 
sobreviveram, e alguns se tornaram verdadeiros imperios capitalistas nos dias de hoje. 

0 jornalismo nao pede ser visto como urn trabalho ou manifesta9ao independente 

da sociedade. A velha maxima de que o iornalista e imparcial e isento e completamente 
falsa. Se nao fosse assim, os jornais sobreviveriam sempre, a despeito do que acontece na 

sociedade, e seriarn tambem sempre "atuais" ou "verdadeiros". Estariam imunes ao 
fracasso e a extin9ao, a parcialidade politica e ideologica. Portanto o jornalismo e sempre 
parcial e nunca e isento. Per ser uma atividade deQendente diretamente do mercado, dele 

sofre pressoes, o que impede o jornalista de exercer urn jornalismo com o afastamento 
necessaria e com a imparcialidade perante os fates qt,1e noticia e cementa. Essa pressao ou 

submissao do jornalismo ao mercado ficam mais claras com o avan9o ou evolu9ao da 
16gica capitalista. 

Assim, a velha maxima de q11e o jgrnalista e o "historiador de ho~" ou o 
"historiador contemporaneo", e erronea e ingenua. 0 historiador, o cientista social e o 

antropologo sao pesquisadores ou cientistas, que mais afastados do processo 
mercadologico, podem e conseguem, atraves desse afastamento e a distancia no tempo, 

alem da postura e cuidados cientificos, exercer uma atividade que visa entender e explicar 
o meio e a realidade, com muito menor envolvimento e muito mais precisao. E claro que a 
produ9a0 cientifica e cultural; estaOOe-assim-iHl~Stlbmetida a interesses-e-ideologias 

do memento, e muitas vezes aos ritmos impostos pelo mercado tambem. Natural, sendo 
ela, a ciencia, uma cria9ao humana, da sociedade ocidental, que a universalizou. Mas a 

distancia e a atividade em si, qu<!Ildo comparaJ11os urn j()rnalista e urn cientista social sao 

fundamenuilmente distintas e separadas. 
E claro. que,.atraves de_principios eticos eJ6gicos .que.. o j.ornalista ad quire na 

universidade e ao Iongo da vida, e possivel se obter urn jornalismo que nao arranhe mtiito 

essas condi96es de imparcialidadt:e isenyao·. Esse·setia o jorna!ismo "petfeito"-;· o·mfuciJno 

que urn jornalista e mesmo urn veiculo de comunica9ao conseguiriam. 0 que niio e uma 
decep9ao, como poderiam achar muitos profissionais da area. E tambem apenas humano. 

Entre esses princ~ estariam atituees simples, ~aparenteme~mas-E_~ue 
no mecanisme de cria9ao da noticia, nao se mostram tao obvias assim. Ouvir sempre' os 

dois !ados, se cercar de provas para qualquer afirma9ao, nao se utilizar de adjetivos e 

opinioes pessoais nas materias, sao apenas algtms exemplos. De principios tambem se 
cercam os cientistas, como o historiador ou o cientista social. Para a reconstru9ao de urn 

evento ou de urn periodo ou de rela96es sociais, estes tambem se utilizam de 

conhecimento e metodos de pesquisa. A "academia", em particular, tern seus 

procedimentos padroes para a constru9ao do seu conhecimento. Fugir deles pode 
significar o nao reconhecimento de sua produ9ao como conhecimento academico e 

cientifico de valor. 
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Tambem e importante colocar que o jomal niio e apenas urn instrumento ligado 

unicamente a classe e a cultura dominantes. A imprensa tambem e urn dos instrumentos 

mais poderosos pelos quais a voz das camadas mais populares ou classes e grupos sociais 

oprimidos ou que sejam minoria, se manifestam. Assim, a imprensa e, ao long_() de todo o 

seculo XX, urn dos mais fortes instrumentos de critica e contesta'(iio social. Essas 

caracteristicas sao percebidas na hist6ria da imQ.rensa em Campinas, que gerou na virada 

do seculo XIX para o seculo XX, uma enorme quantidade de intelectuais, que 

transformaram Campinas num espa9o amQ)o ~a o debate e crescimento cultural de sua 
popula9iio. E nessa Campinas que entra o futebol, jogo de bola que se originou no seio da 

cultura burguesa. 

Para falarrnos da rela9iio da imprensa com o futebol ( e o derbi), precisamos voltar 

a Campinas do final do seculo XIX e inicio do seculo XX, a cidade dos "baroes de cafe''. 

Os jomais dessa epoca em Campinas traziam noticias voltadas para a maior produ'(iio 

economica da regiao e tambem do pais, o cafe. Mas, alem das noticias de economia, 

exporta9iio e politica, tambem havia espa'(o para as atividades da sociedade da epoca. 

Atividades religiosas e civicas ganhavam espa9o considenivel nas paginas dos jomais da 

epoca. Eram poucas paginas e todas repletas de textos, o que dava urn certo tom 

"pesado". Ja havia inumeras propagandas em suas paginas, anunciando estabelecimentos 

da epoca, como por exemplo farmacias e mercearias ou peq_uenos mercados. As primeiras 

ilustra96es aparecem exatamente nessas propagandas. Por muitos anos, o unico espa9o 

para ilustra96es nos jomais era esse. 

Outra caracteristica comum dos jomais da eJ?.()Ca e o anuncio de produtos e seus 

respectivos prevos em reis. Niio se tratava de propaganda exatamente, como e hoje. Mas 

de urn espa9o para servi<;os e orienta9iio do povo da cidade. Anunciavam-se cames, 

roupas e outros produtos essenciais para a epoca. Atividades culturais se resumiam, 

basicamente, as atividades religiosas e artisticas,_ como apresenta96es teatrais e proje96es 

de cinema. Tambem apareciam espa9os para literatura. Niio havia praticamente noticias 

sobre esportes. E se apareciam, vinham diluidos em textos sobre outros assuntos, e nao 

apresentavam uma caracterizaviio de "esporte". 0 esporte, no mundo todo, ainda passava 

por urn processo de institucionalizavao. E claro,..cp..te...em alguns paises, muitas modalidaqes 

esportivas, como o proprio futebol na Inglaterra, ja estavam institucionalizadas, ja estavam 

organizadas em Iigas e federayaes: 0 espm te ja ei a e~zcm ado como uma p1 atica saudayel, 

necessaria para uma boa saude. Os primeiros Jogps Olimpicos modemos _lll haviam 

ocorrido em 1896, na capital grega: - Atenas. 0 esporte, bern como urn espa9o para a sua 

cobertura e abordagem em jomais, ja despQntava como uma realidade. 

VII - 12. Imorensa e futebol em Campinas: primeiros contatos, 1900 a 

1920 

"Sport- Foot Ball" 

(titulo da nota para o primeiro derbi no Didrio do Povo, 1710311912) 

Desde que Campinas passou a praticar o futebol e que come9aram a surgir os 

primeiros times, deu-se a esse esporte e a essa nova atividade e suas agremia96es urn 

espa9o na imprensa campineira. Urn espa9o minimo. Uma nota minuscula e ocupando urn 
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espac;:o numa umca pagina para esportes pcmco "nobre", ou seja, com muito pouco 

destaque. Como o futebol se espalhou rapidamente ja na primeira decada do seculo_ XX, 

jomais como o Cidade de Campjnas e o Commercia de Campinas, que circulavam nessa 

epoca na cidade, traziam inevitavelmente noticias sobre futebol. Mas sempre tinham urn 

carater apenas de divulgac;:ao de eventos, encontros ou reunioes, e sempre em notas curtas, 

com linguagem formal. Saiam esporadicamente. Nao eram raros os dias em que os jornais 

nada publicavam sobre futebol. Hoje, isso e impossivel... 

Em relac;:iio ao futebol e ao derbi na imprensa escrita de Campinas, observei, como 

ja foi mencionado, dois jornais, que nasceram naq_uela epoca e resistem ate hoie, o Ditirio 

do Povo, de 1912, eo Correia Popular, de 1927. Foram os dois principals objetos deste 

estudo. Observando a cobertura desses dois veiculos e possivel perceber, ao Iongo do 

tempo, toda a transformac;:iio sofrida pelo futebol, pelos pr6prios clubes_ e o derbi, p.ela 

propria imprensa escrita, principalmen1e.... .. a..esp.arfu:a,.. e Jlela cidade de_ Campinas E 
possivel dividir essa evoluc;:ao em periodos bern demarcados ao Iongo de urn seculo 
inteiro. 

Com algumas poucas excec;:oes (de iqrnais qge se dedicavam a temas especificos 

ou que representavam interesses especificos), os jornais da epoca mantinham urn certo 

padriio em sua cobertura e ideologja. A maioria expressava os interesses e os costumes da 

cultura do cafe, e outros, mais avanc;:ados expressavam os interesses e os costumes da 

burguesia em formac;:iio em Campinas e no Brasil. Na segynda decada do seculo XX, o 

futebol ja era urn esporte bastante conhecido no Brasil, e rapidamente vinha se 

popularizando. Mas apesar disso, tambem pode-se dizer que essa amp!a expansiio do 

futebol encontrava ainda resistencia na epoca, como por exemplo de intelectuais ou 

fazendeiros que viam neste esporte uma pratica violenta, rustica e sem grac;:a, e as vezes, 

na entiio busca de uma identidade nacional, uma pratica importada e que, portanto, deveria 

ser descartada em pro! de praticas "mais nacionais". 

0 Ditirio do Povo sruu pela primeira vez no. dia 20 de janeiro de 1912. Tinha 12 

paginas293 por onde se espalhavam.textos..e.propagandas em_.varias fome£
14 

diferentes_ 0 
exemplar trazia noticias sobre cultura e comercio, alem de muitas propagandas.' A 

principal noticia foi sobre o- cotrflito arnmdu-qm;ocon ia naquela epoca-na:Eurnpa: entre 

Italia e Turquia. Havia espac;:os para sec;:oes. que seriam fixas
295

, como. "reglstios 

escolares", com notas sobre as atividades dos colegios da epoca, e urn espac;:o, no pe da 

pagina, para contos. No caso, iniciava"se o "conto no vela"- "A Inveja":i:TE>tciriu do P;Jvo 

ja nasceu com 2 fotos em suas pag!!J.as. Uma dessas fotos era do edificio onde funcionava 

a redac;:iio do jornal, na rua Dr. Quirino, 65296 As fotos apareciam de maneira esporadica, 

e geralmente ligadas a propaganda ou-4--d~OO-alguma atividaOO-.:ultural; cemo 
) 

aconteceu em edic;:oes posteriores com o Cassino Carlos Gomes ou as casas Aurora e 

293 Somente essa edi<;ao inaugural, pois as demais passaram a ter 6 ou 8 paginas. 
294 Fonte eo tipo de letra utilizada, bern como o tamanho·dessa·letra. 
295 Que na realidade ja haviam sido criadas para serem fixas. Nao devemos esquecer que o Diario do Povo 
nasce num momento emja se podia hasear em muitas experiencias de outrosjornais que haviam surgido e 
se extinguido ou que ainda circulavam na epoca em Campinas. 0 Di:irio do Povo se haseou em "modelos" 
prontos de jornais da epoca. . 
296 Os jornais eram vendidos em alguns pontos especificos da cidade, como por exemplo as ruas Barno de 
Jaguara, Ferreira Penteado e a pr6pria Dr. Quirino. Tambem havia urn ponto no Taquaral. 
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Maia, famosas lojas da epoca. Curiosamente, o jomal apresentou alguns defeitos de 
impressao nessa edi9ao de estreia. Algumas propagandas sairam de cabe9a para baixo. 

A linguagem era uma caracteristica marcante da epoca. Os textos eram Q!:Oduzidos 
com uma linguagem bastante formal, e recheada de algumas peculiaridades da sociedade 

da epoca. Os negros, por exemQlo, ha Q.ouco temQ_o libertados, eram vistos de maneira 

explicita por alguns jomalistas como seres que "sujavam" o ambiente da cidade. Textos no 

jomal se referiam a eles como "homens de cor", forma adotada pelos pr6prios ne_gfos 12_ara 
se auto denominarem, incorporando, de certa forma, a discrimina9ao social. Em muitas 

atividades exercidas pelos negros na eQ_oca, os mesmos J?OQularizaram a eXQ.ressao para 
poderem exercer determinadas fun9oes e criar espa9os para a grande popula9ao negra na 

cidade, como o Colegio Sao Benedito e aBandada.lrmandade Sao Benedito
297

, criadas e 
administradas por negros nos primeiros anos do seculo XX. 298 No Diario do Povo, por 
exemplo; as noticias os relacionavaxn gera:hnente cotn critnes, roubos-mrbadenras. _E$sa 
postura racista, felizmente, vai se perdendo com o tempo e com as mudan9as ocorridas na 
mentalidade da sociedade. A !uta ainda nao terminou. 

Como boa parte do jomal se destinava a p_olitica, enfocando OS problemas politicos 
da na9ao na epoca, bern como os problemas dos grandes fazendeiros e da cre§cente 
burguesia, havia uma intensa discussao nas Qagjnas dos jomais. E a linguagem se 

caracterizava por ser bastante pessoal, opinativa. As noticias se confundiam com o que 

chamamos hoje de artigos assinados299 

Uma se9ao interessante dG- jornal-efll-e-''MO¥imente.Maritimo e Comercial", com 

dados e informa9oes a respeito das transa9oes comerciais da epoca, sobre exporta9ao e 
importa9ao e movimenta9ao economica. Noutra se9ao, havia urn espa9o para correios e 

telegrafos, charnado "Telegrarnmas e Phonograrnmas". E numa se9ao chamada "Vida 
Religiosa", apareciam noticias e anuncios de atividades religiosas, como missas, reunioes, 

festas e mensagens biblicas. Na se9a0 "Tribuna Livre" eram publicadas notas sobre 
assuntos gerais, inclusive ate futebol aparecia esporadicamente, como numa notinha do dia 

31 de janeiro de 1912, comentando o jogo entre os times campineiros Guarani e 
Corinthians F. C. 

A pnmeira noticia de esporte saiu na pacina 3 da edi9ao do dia 21 de ianeiro, o 

segundo numero do jomal. Aparecia no alto uma ilustra9ao bastante simples com urn 

hip6dromo ou pista de corrida de carros, ja que aparecia tambem urn autom6vel, pessoas 

297 PEREIRA, Jose Galdino. lnlvfem6rias da Educa9iio- Campinas (1850- 1960). Editora da Unicarnp, 
Campinas, SP, pp. 275-310. 
298 Essa expressiio hoje e bastante questionada por muitos g;:u.Q<>s negros. Tern se valorizado o termo 
"negro" nas wtimas decadas, com o intuito de enfatizar a cultura negra, sem temer se mostrar ou 
escondendo-se amis de termos supostamente atenuadores para uma sociedade branca e racista. Os atuals 
grupos negros que lutam por direitos e reconhecimento iguais, pelo fun da discrimina~ e destrui~o de 
sua cultura, se posicionam contra a utiliza~o do termo "homem de cor", ainda, infelizmente, utilizado em 
muitas esferas sociais. 
299 Na noticia, o jornalista hoje se litnita a transmitir o acontecimento, se utilizando do sistema americano 
de jomalismo, como lead ("entrelinha" ou "conduta" ou ·'guia") no inicio, ou seja, o inicio da materia ja 
traz "o que aconteceu?", "quando aconteceu?", "onde aconteceu?", "como aconteceu?" e "por que 
aconteceu?". Depois disso, o jornalista pode completar a materia com informa9iies adicionais importantes 
ou curiosas, mas jamais se posiciona perante elas - embora possa fazer isso apenas escrevendo seu texto de 
uma forma especifica, enfatizando algo ou otnitindo algo. Em artigos assinados, o texto, que nem sempre e 
escrito por urn jornalista, e pessoal, opinativo, sem a rigidez por exemplo da utiliza~o do lead 
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correndo, uma raquete de tenis e urn objeto voando (aviao?), e no meio da ilustra<;:ao a 
palavra "Sport". Nesse dia anunciou-se uma partida de futebol entre Guarani F.C. e o 
Corinthians F.C

300
, que se realizaria no "Ground" (campo) da Vila Industrial na tarde 

daquele dia. Guarani era ainda com "y" no final, Vila era com dois "1", e o "F.C." era 
ainda "Foot-Ball Club" e nao Futebol:-€lube. -€umo pudemos ver no trecho da noticia a 
seguir3o 1: - - , 

"FOO-T-!MLL- ... 
Realisa-se hoje as 2 horas da tarde no <Ground>302 da Villa Industrial um 

amistoso match de foot-ball entre OS r e 2° teams do <Guarany> e <Corinthians Foot 
Ball Club>. 

Estando ambers as equipes bem organizadas e de se esperar grande concorrencia 
neste encontro. 

Os teams estao assim organisados: 

I" TEAM GUARANY 
Benetti 

Bertoni Lillo 

Giardini Cami5es Pazo 
Antonio Rios Russo · Gansalo Tortorelli 

Romeu Octacilio Grego Marinl'io Adolphinho 
Meirelle< .. Moura .iJ.men4ola 

lrineu Moura .. ; 
Deal indo 

r TEAM CORINTHIANS 

T1'EAi'vi"CJtM1tANY 
Napoleiio 

Soares Cruz 

Raul Cintra Arthur 
Trani Rodrigues /tala Pezini Sebastiiio 

Tim-Tim R"eis Adat!Ferto Ti'iiht carr era 

300 Esse nao eo S.C. ou E. C. Corinthians-campineho, que scria fandadoem 1° de novcmbto de 192~ e 
que faria muito sucesso na cidade e no Campeonato Campineiro, consagrando-se como urn dos maiores 
times da historia do futebol campineiro. Sua inspira<;ao foi o S.C. Corinthians Paulista da capital. fundado 
em !0 de setembro de 1910. 
301 Optei por manter os trechos de textos retirados das paginas dos jornais como eles foram publicados, 
preservando assim a forma da escrita da epoca. E uma maneira tambem de preservar o tipo de linguagem 
empregado pelos jomais da epoca, incluindo aque1a nsada tambem para a cobertura do futebol . Percebem
se evidentemente muitos "erros" gramaticais ou formas diferentes de escrever a mesma palavra. A 

gramatica da lingua portuguesa sofreria infuneras altera9(ies posteriorrnente. Essa reforrnula<;ao e 
padroniza<;ao da lingua portuguesa tern inicio com a Conven<;ao Ortogrlifica concebida por Portugal e 
Brasil a partir de 29 de dezembro de !943. A partir dessa data ate 1971, ainda ocorreram algumas outras 
poucas altera,aes na lingua portuguesa e sua gramatica. Tambem optei por deixar erros que sao 
provavelmente de\idos a digita<;ao e falhas na revisao. que sao sintomas da produ9ao de urn jontal na 
epoca, em que eram nlsticas as maquinas que 0 produziam. 
302 0 < ou >, ou ainda, << ou >>, eram recursos usados pe1o jomal provavelmente para aspas. 
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Mancini r Alves Hugo 
Wadt..~o 

Valerio · 
2" TEAMeOltiNTFttitN3!"3o3 

' ' 
E. importante perceber que o.futehoLera urn .esp.orte..recem chegado, .. trazi.da ,da 

Inglaterra. Era entiio urn esporte ')ogado" e "comentado" em ingles. Eram inumeras as 
palavras em ingles ou vindas dtriug:!Gs rro\locabulmio du- futebol. "Ground"' (campp), 

"match" Gogo), ''team" (time),_"]>core" (glacar ou resultado) e a pr6pna palavra "foot
ball" (futebol), sao exemplos dessa lingua estrangeira num esporte praticado no Brasil: 

Mas o futebol niio era ainda o esporte de maior destaque nas paginas esportivas. 
Outros esportes tinham igual ou maior relevancia e destaque. Urn exemplo curiosa .. e a 

aviayiio, tida como esporte na egoca. Como se tratava de uma tecnologi_l! nova, seus 
"praticantes" eram verdadeiros pioneiros e "atletas" ou "her6is" para a sociedade de 
entiio, ainda curiosa com aqueles "homens voadores". Os perigos da aventura de "voar", 

davam a aviayao a classificayao de "esporte", mais, urn "esporte fantastico". E na verdade, 

foram realizadas especies de competi!(oes com os avioes e aviadores da epoca. Nesse dia 
21 de janeiro, ao !ado do anuncio do jogo do Guarani, havia uma noticia mais detalhada 

sobre avia!(iio como titulo "A Avia!(ao no Rio". Trechos da materia: 

"Vem no Rio despertando a mais viva curiosidade, as provas de avia9tio levadas ali a 

effeito pelos aviadores Garros e Barrier .... 0 aviador Barrier, depois de evolu5oes sobre 
o ptado, quando descia, devido a um desa ranjo no motor, bateu na cerca quebrando a 

aza do apparelho. Ap6s o regresso o aviador Garros disputou o premio de velocidade, 
contra um autom6vel Knox, dirigido pelo chaufieur Fremont Rockelt, jazendo quatro 

voltas na pista.... 0 aeroplano venceu com jacilidade, jazendo longas curvas para dar 
tempo ao autt;Jm6vel de approximar-se. Foi completo o successo do aviador Garros, que 

fez a ida e volta de Therezopolis, numa distancia de cento e ciiicoenta kilometros em uma 
hora e vinte minutos. " 

A. medida que a aviay.iio..fui..se.desen.vol.Yendo e passando a ser.Ulll..impnrtan1m~io 

de transporte, deixando de ser "fantastica" e passando a ser uma atividade "comum" ;-essa 

no!(iio da aviayiio como espm te fui se perdendu; eau-longo-dos anos·desapm ecendojas 

paginas dos jornais. Ao iniciar a decada de trinta a aviayiio niio ap_l!fecia mais como 

"esporte", embora fosse presenya constante nas paginas dos jornais da epoca. Outros 
esportes tambem apareciam com destaque na gagina q_ue niio continha noticias so de 

esportes. Era o caso do automobilismo e do boxe, por exemplo. 

303 Trata-se de uma ficha tecnica de futebol. E e inteiessaute notarcomo o jornal colocou didaticamente as 
escala9(ies dos times para o jogo. E como se estivessemos olhando um campo com a disposi~ exata dos 
jogadores em suas respectivas posi9iies de jogo. E mais, a disposi9ao dos nomes parece mostrar os times, 
no ~campo", perfilados frente a frente antes de com~r a pete.@, visto de cima. Por exemplo, no time 
principal do Guarani, Benetti e o goleiro, os dois jogadores segnintes, Bertoni-Lillo, silo OS zagueiros, OS 

tres segnintes, Giardini-Cam5es-Pazo, sao os meio-campistas, e os cinco Ultimos da forma9ilo, Antonio
Rios-Russo-Gonsalo-Tortorelli, formam a linha de frente, ou seja, os atacantes. Em frente a linha de 
atacantes do Guarani aparece a linha de atacantes do Corinthians F. C., retrocedendo suas "linhas" ate o 
goleiro Deolindo. 
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No dia 28 de janeiro de 1912 aparece na pagj_na 5 do Dicirio do Povo a palavra 
"derby", mas referindo-se a corridas de cavalos em Petropolis. Tratava-se do "Derby 
Petropolitano". A palavra "derby" ficou restrita pQr muitos anos apenas as corridas de 
cavalos. Urn exemplo e a noticia publicada em 3 de dezembro de 1927 no Correia 

Popular sobre corridas no Jockey Club: 

"As corridas de domingo 

S. Paulo, (C.P.) - Alcam;ol completo exito, o resultado das inscri<;_i5es para a 

jormalafiio do programma da grande corrida de domingo no prado da Mo6ca. Ficaram 
organizados nove esplendidos pareos. Sendo esse, incontestavelmente o melhor 
programma organisado pelo Jockey Club nesta temporada. 

As duas provas principaes, o "grande J2!emio Siio Paulo", eo "Derby Paulista", 
reuniram um nilmero de inscripfi5es sufficiente para garantir o successo dafesta. 

Na primeira, cuja dotafiiO e de 40 cantos, na severa distansia de 3.200 metros, 

mediriio forfaS as seguintes campei5es da nossa pista, Frayle Muerto, Charleston, 

Chypre, Despatch Rider, Legrand Conde e a E1J!ia Brasileira. 
Todos esses parelheiros foram devidamente preparados para essa prova. 

principalmente Frayle Muerto, e Brasileira que contam com cotejos admiraveis na 

distancia, devendo par isso serem as favoritos do publico. 
0 "Derby Paulista ", prova reservada, pp.ra p.roductos paulistas_ de 3 annos, com 

a elevada dotafiiO de 30 cantos, este anna niio reuniu as me/hares representantes da r 
turma. Apenas joram in<:cripos _vatias.poldws queJJiio. representam ahsohaamerue., o 

expoente maximo da nova gerafiiO paulista. Esta circunstancia, no en tanto, Ionge >de 
tirar o brilho da prova, tomou-a mais interessante, pais as parelheiros inscriptos siio 
mais au menos da mesma forfa, destacando-se ligeiramente pelas "performances" 

produzidas que aqui quer no Rio. Gil Diaz, Siug Siug e Ultimatum. 

No resto do programma niio ha pareos a destacar-se. 
Todas as carreiras reunem elementos sufficientes, que devem garantir um 

retumbante successo para o "meeting" de domingo, incontesta veimente a maior festa do 

nosso turf, promovida pelo veterano Jockey Club. " 

Nada, portanto, relacionado ao futebol. Nesse mesmo dia, tambem saiu uma nota a 
respeito da pratica do futebol nas ruas da cidade. E curiosa a maneira como o j ornal se 

refere a essa pratica e as conseqfle!Wias ae!a, realitanE!e-ai-uma campaflha.·eeffifa-a-pratjca 

do futebol. A noticia saiu inclusive numa coluna fixa que nada tinha a ver com futebo( na 

seyao "Palcos e Cinemas": 

"Foot-Ball nas Ruas 

Apesar das reclamafi5es feitas pela imprensa, continua o jogo de 'foot-ball' nas 

ruas. 
Ainda hontem, uma chusma de moleques, alguns ja bem espigados, na Rua 

Ferreira Penteado. esquina de Jose Paulino, jogavam com todo o enthusiasmo o jogo 
bretiio, amea9ando com a bola as transeuntes e as vidra9as das casas. 
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E preciso par cobra a esses divertimento, antes que a! gum incidente desagradavel 
se produsa. Rua, e preciso que as moleques-~de uma vez para sempre, naq e 
campo de "foot-ball". "304 
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ntsa~as e de s~ esptrar gra~de concor· polis, apcsar do tenipo amca.;ador. c<;<ks de h 
rencta neste en~ontro.. . Alii chcgou e, sem atcrrar, evoluiu so- Radium 110 

Os teams estao ass1m orgamsac!o; : brc a cidodc, em todas as direct!Ocs, sau· N · I· I . 
Jo TEAM OUARANY dando a popub~:io que o arrlamou, e re· _ ' OVIl_ ,It~ 

Ben~tti gressou au Jockey-Club, onde desceu :is I VISta nul!!::; 
Bertoni Lillo !5 ho:as e 45 minutes, no m~io de uma film !latural 

Giardini, Camoes Pazo ova~ao. . . • , vo , 1mport 
Antonio Rios Russo 00n$:l!O Tortorelli I Asststlram as. ~volu~~Jc_s 0 contra-~1ma· c· nr.- . T 

rante Beifort VJelrn, 1n1n1stro da marmha 1 ... s' 
e Generacs Caetano de Faria t: Pinheiro he!lissima 

Romcu Octacilio Grego Marinho Adolphi·\ Bittcncourt. fabrica amc·r 
nho 0 marechal Hermes da Fonseca nao Maria· Stuar 

Meirelles Moura Amendola compareceu. 
lrineu Moura 0 aviador Barr;cr, depois de evolu5oes uma scena 

Deolindo sobre o ptado, quan1o descia, devido a cionanie, p 
Jo TEAM CORINTHIANS um de~a ranjo no motor, hateu na cerca Maria Stuar 

quebrando a aza do apparelho. casa Gaumc 
Ap6s 0 regresso o aviador Oarros dis· sodio com 

2o TEAM OUARANY putou o premio de velocidade, contr?. Ur:J 

Napoleao automovel Knox, dirigido pelo -chauficur e com uma 
Soares C:ruz II Fremont Rockclt, fazendo quatro voltas parte da su 

Raul Cintra Arthur na pista.. tas. 
Trani Hodrigucs, ltalo, l>czini Seb1stiiio: () acroplano vtn:cu com facilidadc, fa-~ A 

11 
.-

--- .,zendo Jongas cun.·as para dar temp::> no Olfl 1 ltl, 

Tim-Ti · . automo,-d de approximar-sc. . !ante c CillO 
m. Rc!s. Adalberto Vaht Correra I foi completo o succcsso do av~ador Ida casa Ita:; 

Manom 1° Alves Hugo 0 f · 1 Ita 1 Th · · · W d M . . 1 arros, que ez a "a e vo < e ere- UIV!dtda em 
a t . 

1 
• 

3 !JC1nl 2u 1 zopolis, num;• Uh .. tlllci;· de rcnto c cin- · ( 1 ., 

~.:. .. ~no ! coenta kilo metros em :•;;;:: hora · c vinrc ~ . ~R~!.J':"L· .... :· '' 
2u TEAM CORINTH lASS i minato<. . . .. · · · · ·- .. 1 Ku:ardo Cor 

304 Parece que nlio resolveu nada, pois sessenta anos depois, eu;-pessoalmente, joguei bola pelas-ruas do 
meu bairro e vitimei algumas teimosas \idra9l!S de vizinbos, que ate hoje me lembram que fui protagonista 
dessas peladas de rua, que ja fui urn "moleque de rua". numa epoca que essa expressao nao chocava tanto. 
como acontece hoje. Hoje, a cidade cresceu tanto que simplesmente as crian9l!S nao tern mais lugares para 
jogar. Nem mesmo no subtirbio, os antigos espa<;os para a pnitica do futebol resistiram. 0 chamado 
"futebol de varzea" praticamente nao existe mais em Campinas, para nao falar da violencia urbana, que 
tambem propiciou o esvaziamento dos '·campos de rua". 
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(0 Didrio do Povo de 17103/1912 publica noticia sobre_o derbi do dia 24/03/1912.) .. ~ __ ... ..-.,....--~--~ ... -'!'>~-- ... _....-« _ _,....,"' __ »':_ ... ~.-.-.. _ ... , . -- ... 

~ 

i '· (:;.·vi·aat>{R~JgYo. $~~:~~~·t-'"]p .. /--<:; ..... 0 .,.;.;;->~J~t;''.·· 
~ 

' ' ·j . 
. . . -.·-· .: ..... ~ ·.- ~- ~- .. ·~-·--::·:~.;· -·· .. -· .... 
·n:t e '· · :':MISSAS DE HOjE: :::x.. .:> .•. . 

le 24 ·; N:t Otth6drai :' ·. . . .. . . : FOOT, BALL 
• 11.0 lis 5112, 71 1'2 e !J 11'2 hor:tS. .•··.·. 

;Na Matriz de Santa Cmz: 
J, artc : .;.; 71 ·'2 .., ·g horns. 

· No Rosario: . 
nos :is 7 e S horns. 
2-l, Na Santa C~<a: 

Sal· 5c 7 1: :l horas. 
res- l:'m s. llcncdicto: 

:1:' ~ horas. 

. . 
: EncontraQl·SC hoje, a 1 1/2 horas 

da tarde, no •ground~ da Villa In
dustrial, t'm mn :unistoso macth de 
•foot ball• os valorosos t.o e 2.o 
teams do Guarany Foot Ball Club 
c Associa~ao A. l'ontc Prcta. ' 

lXo Oratorio Sio joi'io: 
1lhos ris 7 c .:ls S 1:~· 
1$ •• iQ PIA UNI,\0 

.tlto;\1 . c· 
1 i ilo Rcalis:t·S-~ hOJC, 11:1 ~:t_thctlr:t, :.1 ~lllllllltl_: 

, 
11 

' nhfio das h!has de M:tna, na llll::>Sa das 1 

targo c mciil. 
D9 A u~pois d:t mis:::1 h:t rccit;"t<;;\o em Cont-
I da mum do acto de cons;lt~ra\:'io. 

PREOA(AO QUARESMAL 

S.:!mtv cstc ctu:on!ro de maxima 
importancb, pois ambos os cquipcs 
cst~0 hem nrganisados, c de e~perar
sc g-rande concorrenda dos amantcs 
tkslc bello juga 13rcliio. 

E' a scguintc a organisa~ao dos 
teams: 

l,o tcain Gnarany 
Bertoni, 

Lilo, Benetti 
•llCCi· 

~d~!de 

a Sr 
Ao evangdho lh missa cantada, :is nove 

horas, ra.-a hujc, s. Exc. Revdma. o sr. . Camocs, Rios, Oon~alo, 
!3ispo Dioces'tw, a sua tcrcctra confcrcu- Rets, GrC!lO, Russo, Rosst, Romeu 
. I ~ ' c1a quarasma • _ 

I co;-.:FEDEI~A(AO DAS ASSOCIA<;6ES I Dicfo, Lopes, Burg hi, Carlos Moracs 

'
'jVQ. CATriOLICAS DE CAMPINAS I Bilo, Alves, Fernand~s 

1 A',; trcs hom.< do tarde soil a. prcsiden- Rangel, Aranha 
iES I cil de s. Exc. r<~vJm.a. o sr .. Brs1K~ Oro: Amparense 

ccsan~, r_cu;;cm-sc I!OJC as Drrec.tonas d.1> !.o team Ponte Prcta 
c ho~ A.•.::~ ... ·ta~·tH:s r..:hgJosas das cgrcJ:IS dcsta 
san tc cic!aJ~. Podcrao compareccr tambcm OS 

I osscc'"<I'>S· 2.o team Guatany 
IC!ll 0 . N I 

""I'O"•r•o ~o < \''TI~~"\n . a,no ~ao :; Ur.: I .·.... .:;;~·\. 1.1 -· ~.. --'Ll -

D~pois tla mis-'>:t de oito horas, scr:i. ex· T ot6, Cruz 

'
'·Chi- posto o S. S. Sacramento, na r.grcja de S. R:tul, Cintra, !Y\i:ximiano 

ilcncdicto. Dcvcriio fnzcr a hora de ~nanla Trani, [(ourigucs, Halo, Pczini. Lima 
as tcrcciras frau·ciscan:~5, a~ a;ssodadas da _ 

iila<;a, Uni:io Pia c OS lrmiios de s. l.lenedicL>.' ['''·'! ' 0 v·~·.. , .. ,.,~ .... ' .. L' .. __ _ ,., .... un, .. 1·.4,_c ,.tf.:.uJ,, ... a, 'llla 
REUl'IUES 1 Af'o .,, : ..... c·•va· uta do 

a cs, 
ontro 
las c 
;titui-

la,Ri
'a# 
Lau-

A's 12 1,'4, da Pia Uniiio das filha, ,;, ' 
Maria. 

A's 3 horas da tarde, da Coafeder~,::" 
das Associa,i'ocs Catholicas de Campi·. ·. ,, 

A's fi J 2 tlo Uia 20, quarta·£cira, Ua~ ..\s .. 
pir,1ntcs da Pia Uniiio das filbas de ,\I !ria. 

A's 2 1. 2 da tarde : da Confcr~nc;,, de 
S. Vk,;::tc Uc Paulo.~. 

I'I~EOAC;<)ES 

t •'- .1, J .1 .... v 1 ...... •l 1 

Cardoso, Fritz, Duarte 
2.o team Ponte Prcta 

Os ci;::-arros )I i ~ t nt•n da CHARU. 
TAR1A S.\1\TO ONOFRE sao os mdho
rcs Pt...'r scrcm maniputados com fumo 

tripu!itano. (tucusal) 

M ·~, ;. 'f • • · I S C , . nJc, n:t ~n:t.r1z < c :t<tta n:1. nrt :1!i!=i.· 
Ainda ! ... 

1 "" •!·" 7 1 2, u Vi~:;ri., c> 1>iicar:i o E•·au- ;• csado colil";;, do interior, co. 
;10·1.;."."'· . . . . n!tcccdor cc toe:,~ as pr.t..:cs jornai.s-
• '' •• l•I•J da tonic, apos a vro sacr., pre· tic as (IJOis o;e •Jliblica ha 2() a 

11 
) 

gar:r o rcvmo. l'adrc l{aphacl dos Santos 
1

•. • ( ' t • 1 lOS 
. 1 Sar.ri.-.r. 1 con llllli! a iiZt'r ranscnr<;ocs tlo 
S:HC U:'\1,\0 SA:'\TO AOOSTIN!IO I lJ_iurit;: ,, i"'·•v, pt:r)i~liuJu clll lhc 
con· nau Ci:M o nome, como o faz com 

llnjc :is ? 1 ~ d., noit~, iha~cnl rcuni:io outros collcgas. 
\ .\~· da Dorc\.'ton,,, na r~spcclrva scuc. I Aiuda em cdi:;ao de hontcm, 

0 
<: )f1<:l\ vimos transcrint.:. 110 lJim·in ''" o;,. 



Sobre o futebol e sua crescente populariza9iio, aparece no jomal do dia 4 de 
fevereiro de 1912, uma materia grande sobre o jog9 Guarani X Corinthians F.C., com 
trechos que destacarn o crescente interesse pelo esporte: 

" ... esses match, que afinal niio deixa de ser importante para esta epoca adormecida de 
foot-ball' ... Portanto, o encontro.,. , esta despertando natural curiosidade e11tre os 

muitos amantes desses genera de 'sport' e ja deu ate Iugar a discussoes azedas entre os 
mais exaltados. " 

No dia 5 de fevereiro, saia na pag!Ila 2, se9_ao de 'Sport", uma nota com o 
resultado do embate vencido pelo Corinthians F. C. por 2 a 1. Acontecia de uma partida 

ser anunciada, mas o jomal niio mais voltar a ela, niio dando nada sobre o resultado do 
jogo. 0 que alias aconteceria com o primeiro derbi. Alem de anuncios de jogos com 

"fichas tecnicas", tarnbem se publicava ou anunciava sobre o futebol reunioes e treinos que 
ocorreriarn. 0 interessante e que as notas ou noticias tinharn urn carater de convoca((iio. 
"0 clube convoca seus membros ou atletas para uma reuniiio ou treino nesse dia, na hora 

tal ... ". Mesmos os jogos em si, pareciam "convoca96es". 
Enfatizavarn-se os 'jog9s-treinos' entre os 1 o e 2° times ou "quadros". 0 segundo. 

quadro era tao somente o time reserva. Como nao havia substitui9iio na epoca, 1Jma 

partida sempre envolvia o time principal e o time reserva. 0 iogo dos_reservas servia de 

prelirninar para o jogo principal. Hoje, isso nao mais ocorre, pois pode-se substituir, entiio, 

alem dos times titulares, a equip~ leva os reservas para realizar substitui~t6es ao long9 da 
partida. Por isso, ate 1968, quando a F.I.F.A perrnitiu as substitui96es, era comum) as 

partidas serem disputadas pelos l o e 2° Quadros, assim como era co mum os iomais 
realizarem arnpla cobertura dos suplentes. Com a possibilidade de substitui96es, ate a 

palavra "quadro" desaparece. 

Ate recentemente se realizou, no Camp_eonato Paulista, algumas edi<;:oes de urn 
certarne para reservas, charnado "Carnpeonato de Aspirantes". Mas nao eram exatamente 

os reservas, mas sim urn rnisto de juniores e iog?dores que nao ficariam no banco de 
reservas, pois niio haviarn sido relacionados para o jogo principal, ja que se perrnite apenas 

urn numero lirnitado de atletas no banco de reservas, e erarn assim dispensados do jogo 

principal. Nem sequer as partidas de aspirantes acontecerarn nos mesmos locals do jogo 

principal ou o adversario era o mesmo. E alem disso, antigarnente disputavam-se 

campeonatos por pontos corridos, ou seja todos contra todos, sendo campeao o clube que 

somasse mais pontos no final. Isso perrnitia a realiza<;:iio de urn carnpeonato paralelo de 
aspirantes, cujas partidas eram disputadas nas prelirninares da partida principal. Viajava-se 

assim com os titulares e os reservas, dois times distintos do mesmo clube, disputando duas 

versoes da mesma competi9iio. 

Voltando a 1912, o prirneiro derbi foi registrado pelo recem inaugurado Diario do 
Povo em mar9o daquele ano. No dia 17 de mar9o de 1912, urn domingo, na parte 

destinada ao "Sport" e "Football", anunciava-se uma partida entre Ponte Preta e Guarani. 

A partida aconteceria no Campo da Vila Industrial e o jomal se referiu ao embate como 
"urn arnistoso match de football com os valorosos 1 o e 2° teams do Guarany Foot Ball 

Club e Associa9iio A Ponte Preta". 0 anuncio vinha com a ficha tecnica do jogo. 
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Essa partida niio aconteceria nesse dia, devido as fortes chuvas daquela tarde de 17 

de maio de 1912. Mas o jomal, niio comunica nada no dia seguinte. Para quem nao 
testemunhou aquele memento e o acompanhou pelo jornal, so ficaria sabendo que a 

partida fora adiada para uma semana depois, no domingo seguinte, dia 24 de mars;o de 
1912, a nova data para a disputa do jogo. Na ses;iio "Sport" aparecia: 

"Em virtude do mau tempo niio poude ser jogado no domingo passado o anmmciado 
match de football entre OS valorosos r e 2° teams do Guarany Foot Balle Associas;iio A. 
Ponte Preta. Hoje caso o tempo o permita, encontrar-se-iio pela primeira vez em um 
importante match estes vallentes teams" 

0 segundo encontro entre Ponte Preta e Guarani se realizou no mesmo ano, mas 

nao era mais urn arnistoso. 0 jogo valia pelo recem criado Campeonato Campineiro. 0 
Diario do Povo ja deu urn espas;o maior ao jogg e urn tratamento diferente. Era urn grande 

jogo, mas ainda niio era o derbi. Eis a noticia publicada numa se.xta-feira, dia 19 de maio 
de 1912, no Diario do Povo: 

"Liga Operaria de Foot-Ball 
Segundo 'match ' do campeonato de 1912; Guarany versus Ponte Preta. 

Encontrar-se-iio hoje, as 3 horas da tarde, pela primeira vez, no actual 
campeonato o 'team 'do Guarany com o c01ijzmto da A.A. Ponte Preta. 

Os jogadores de hoje sao por demais conhecidos nas rodas sportivas. 
Observando-se no modo que foram organisadas as 'equipes' e os 'praiers' que as 
constituem, pode-se dizer que o reS1tltado e duvidoso. A vista disto e para maior 
bri/hantismo do 'match' a partida sera as 12, para 0 hippodromo, acompanhando OS 

'plaiers' a Banda Italo-Brasileira. Actuara como 'referee' o Sr. Antonio Moura dos 
<<corinthians>>: 

Os 'teams ' estiio assim organisados: 
Guarany: Benetti, Lito, Grego, Bertoni, Rios, Jardini, Romeo, Gonsalo, Cap. 

Russo, Antonio, Camoes. 
Ponte Preta: Moares, Lili, Burghi, Lopes, Valt, Duarte, Fernandes, Dario, 

Roque, Rangel, Amaprelles. " 305 

Nos dias seguintes, o Diario do Povo nada gublicou sobre o resultado do derbi. De 

fato os jornais da epoca, como e o caso do Diario do Povo, ainda niio viam no futebol urn 

produto que merecesse urn espas;o maior, embora ia fosse praticado por muitas pessoas na 

cidade. Privilegiavam-se outros ternas. Mas ja se notava nas paginas do jornal uma 

305 Percebe-se nessa noticia, como j3. foi mencionado antct iot mente, uma forma j3. diferente de apresentar 
as escala<;aes dos times, menos precisa que a anterior. Niio se-utilizava, como hoje, o ~ponto e virgula" 
para separar as posi<;Oes dos jogadores. For exemplo, ap6s o goleiro, coloca-se o ponto e virgula, ap6s os 
dois zagueiros, coloca-se o ponto e virgula, e por fim, aQ<)s os tres meias, coloca-se o ponto e v~rgula. E 
sempre antes do Ultimo jogador da linha, coloca-se o "e". encerrando a linha. Assim, os setores de campo 
estiio separados e temos no<;iio onde jogam os jogadores. U m exemplo direto com o time apresentado nessa 
peleja: "Guarany: Benetti; Lilo e Grego; Bertoni, Rios e Jardini; Romeo. Gonsalo, Cap. Russo, Antonio e 
CamOes". 

201 



crescente cobertura do futebol nos anos que se seguiram. Mais praticantes e mais 

adoradores do esporte apareciam. 0 proprio jQmal gercebia essa tendencia e se preparava 

para isso. E chegava a se lamentar, mesmo apos ter publicado uma materia grande para a 
epoca, de nao ter mais espat;:o. Na edit;:ao do dia 24 de agQs_to de 1914, o Diario do Povo 
saiu com a seguinte nota sobre o unico derbi realizado no Campo de Souzas, urn amistoso 

vencido pelo Guarani por 2 a 0, e que terminou numa enorme confusao, com muita briga: 

"<<Guarany >>- v.- <<Ponte Preta>> 

0 campeiio caml!lneiro 
A absoluta necessidade que temos de economisar espa!JO, nos inhibe de uma 

longa descri!JiiO do que foi o grande <<match>> hontem havido em A"aial dos Souzas, 
para ficar definitivamente firmado em prova publica, a qual das aggremia98es acima se 
deveria dar os louros de campeiio campineiro. " 

0 evento futebol, alem de ser tratado com formalidade nas paginas dos jornais da 

epoca, tambem tratava seus agentes de maneira muito Qroxima, como se estivessem 
falando de pessoas que todos na cidade conheciam. Sobre a fundat;:ao da Liga Operaria de 

Futebol de 1912, o Diitrio do Povo publicou em nota (nos moldes de uma ata) no 25 de 

abril de 1912: 

"Conforme noticiamos, realizou-se dia 21 de abril, proximo passadg, a uma hora da 
tarde, na sede do Corinthians a reuniiio dos seguintes senhores, representando as 

seguintes clubes: Angelo Beluomini, Berlindo Aranha e Conrado Blamer, pelo 
lnternacional; Jose B. Pereira, lrineu Cotta e Octavia Marinho pelo Corinthians; 

Pompeo de Vito, Angelo Russo e Vicente Matallo, pelo Guarany; Domingos de Palma, 

Caetano Caruso e Celestino de Alme_ida, pelo London; Jose Jacomelli, Euclides 

Fernandes e Jose Rodrigues, pela Ponte Preta. Aberta a sessiio presidiu a meza o sr. · 
Jose B. Pereira, o qual convidou para secretario o sr. Cyrilla lrineu Cotta, foram 

discutidas e aprovadas diversas propostas e em seg11ida procedeu-se a elei9iio da 

directoria e conselho fiscal que ficaram assim constituidas: prezidente - Angelo 

Beluomini, vice-prezidente - Vicente Matallo, I" secretitrio - Jose B. Pereira, 2° 
secretitrio - Caetano Caruso, thesoureiro - Jose Jacomelli, procurador - Manoel 

Fernandes. Conselho Fiscal: C~Blettnef';- Angele- Russo, lrinett--C&tffl;--Albefto 

Delbuono, Domingos Palma e Alfredo Mendes. " 

No ano seguinte, em 1915, o jogo ja ganhou urn espat;:o grande no jornal, o que 

come,.ava a ser comum, principalmente quando as materias se referiam a Ponte Preta e ao 
Guarani. Outros clubes da cidade tambem passaram a ter mais espat;:o, mas nao urn espat;:o 

equivalente ao dado para Ponte Preta e Guarani, que eram present;:as garantidas na set;:iio 
de "Sport" e "Foot-Ball" do jornal. So eram batidos, quando algum grande e importante 

evento envolvia outros times, o que era dificil, pois de certa forma, os "valorosos times" 

Ponte Preta e Guarani estavam envolvidos quase sempre nos principais eventos de futebol 

da cidade, e tambem fora da cidade, sendo a referencia do futebol de Campinas, como por 

exemplo em partidas contra times de outras cidades. Sobre o derbi de 1915, o Diitrio do 

Povo publicou em 24 de outubro: 
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"Guarany vs. Ponte Preta 
0 importante match de hoje 

No estreito <<ground>> do <<hippodromo Campineiro >>, deve ter Iugar hoje 
a encontro, tantas vezes evitado, do <<Sport Club Guarany>>306 com a <<Associafiio 
Athletica Ponte Preta> >, indiseu#velmente~~de.foot-ball, que tem.-aR"astado 

a Campinas, valorosos <<teams>> da capital e outros pontos do estado. 
0 <<match>> de hoje reveste-se de excepcional importdncia, porque ambos 

dissertam se como campeiio campineiro. " 

Com o tempo, as noticias sobre futebol e Qrincipalmente a cobertura do jogo 
tornavam-se mais minuciosas, mais cheias de detalhes. A descri9iio de uma partida de 

futebol naqueles anos poderia ser ate mais detalhada que hoje. Mas isso niio era regra, pois 
em derbis disputados em anos posteriores, como em 1918 e 1919, por exempJo; a 

cobertura foi minima, sem muito destaq_ue. Osderbis disputados no ano de 1916, tiveram 
uma cobertura grande, minuciosa e detalhada, niio s6 do jogo, mas tambem. dos 
bastidores. Num desses j ogos, re_alizado no dia 21 de maio, houve muita briga, a exemplo 

do derbi de Sousas, disputado dois anos antes. No Diario do Povo de 23 de maio de 1916, 

foi publicada a seguinte descri9iio desse derbi e dos acontecimentos ocorridos naquele dia: 

"Guarany versus Ponte Preta 

Campeonato_de 1916 

Com uma assistencia colossal, dia esplendido, julgurante de luz intensa em ceu politico, 

teve Iugar ante hontem no ground do Hil!J!odromo Campineiro, o annunciado encontro 
entre as valorosos teams Guarany e Ponte Preta. 

As desordens 
Jniciando a match. dos J"s teams, que joram recebidos com muiias plamas, a 

temivel Guarany desenvolve. u.rtLataque _camh.i:Juula_e_ vialento, que obriga £LPonte, a 

desenvolver par sua vez uma defesa brilhante, cheia de esforfos redobrados, que foram 
secundados pe Ia agi lidade indiscutivetdo formidavet..tmparense. 

Enquanto essa lucta emocionante se realizava em campo, nas archibancadas e 

outras localidades ia se avolumando cada vez mais a enthusiasmo dos partidarios, as 

apartes vermelhos dos torcedores, o que deixou desde logo antever a possibilidade de 
cennas desagradaveis. · 

Neste intherin, Agostinho, aproveitando uma bela dejesa de dario e amparodo 
eficazmente pela alia esquerda de seu team, vaza pela primeira vez a goal da f?onte 

Preta, feito este que produziu nos torcedores do Guarany manifestafoes asthrondosas. 
Momentos depots do descanfO para a inicio do 2° half-time ha troca de sopapos 

nas archibancadas entre dais rapazes a que provoca correrias e athropelos e o 
comparecimento de 4 guardas civicos. Acalmados e restabelecida a ordem novo rolla se 

306 0 nome do Guarani estli ob\ iamente incorreto. Nao havia uma precisao em dados simples como o 
nome do time na pagina do jornal. Muitos times apareciam de urn dia para outro com seus nomes 
colocados de maneira incorreta. E, percebe-se tambem, nao haver urn padrao para a cobertura do futebol. 
A utiliza<;iio de aspas ocorre de maneira exagerada e sem urn prop6sito especifico. Em outros textos sobre 
futebol, as vezes, nero apareciam aspas. 
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verificava nas archibancadas e novas cennas de panico se reproduzem. Afinal a presenr;a 

sempre simpathica do snr. Euclydes Vieira, Presidente da Associar;iio Campineira de 

Foot-Ball, consegue momentaneamente a tranquilidade geral na assistencia. 

A lucta no ground no entanto vai violenta, hit momentos em que a g§nte tem a 

sensar;iio de assistir a uma esplendida tourada ou a uma lucta romana. De repente ha um 

acidente qualquer no cqmpo. Uma multidiio corre de todos as /ados, enquanto 

Amparense que punido pelo referee niio quer aceitar a punicr;iio. 0 referee mantem a 

punicr;iio. Amaprense niio altera sua resolur;iio. 0 gpal esta sem defensor e a assistencia 

divide-se num momenta em dais grandes partidos resolutos, um que grita! Schoota em 

goal. Uma tempestade de amear;as ampara o brilho da festa sportiva e as familias 

apavoradas abandonam as localidades. 

0 conflicto esta iminente, depende da esjera e l!ara milhares de pessoas vem-se 

apenas 4 prar;as. Alguem que antes se apresentava como autoridade acompanhado de 

soldados e com que o dr. Euclydes Vieira falara prometendo explicar tudo perante o 

inquerito, vendo o grande conjlicto iniciado, fugiu ocultando-se tmm automovel. Nisto a 

bola schootada marca o 2° goal do Guarani e hit uma exposir;iio. 0 campo de football 

transjormou-se numa arena de guerra e nas archibancadas tambem. Um grupo de 

rapazes amigos do snr. Octavia Mello corre em sua defesa e o rodeia. 

Onde a lucta tomou mais vulto foi nas archibancadas. Aliados, torcedores, 

partidarios, simpaticos se esmurravam. Choviam sopapos, cacetes, foram vistas faccas e 

revolveres enquanto os soldados de espadachim em acr;iio defendiam-se. Os que estavam 

nas archibancadas pediam auxilios aos que estavam nos baixos, que niio podiam subir 

devido aos atropelados. As senhoras, umas gritavam outras rollavam pelas escadarias. 

Enquanto isso as de baixo forneciam bengalas, tijplos, etc. para os de cima. 

Afinal com grandes esforr;os conseguiu-se ir abafando as explosi5es ate complecta 

extinr;iio das labaredas. 

. Uns feridos, outros · assustados, alguns intimidados foi o jim do lamentavel 

acidente. 

Sem pretendermos discutir a origem do conflicto, nem a qual gntpo assiste o 

direito de apoio, bem como a qual delles cabe a responsabilidade dos lamentaveis 

successos de ante-hontem, cumprindo um dever de officio censuramos a ausencia de uma 

autoridade energia. 

E que diriio os teams de fora e qgal sera o seu animo, ·aa terem noticias que os 

daqui assim se tratam ? " 

Sobre esse mesmo con:fronto no derbi, outro jprnal, o Commercia de Campinas, 

que publicou muitas notas sobre futebol nesse periodo, publicou no dia 22 de maio de 

1916, a seguinte descri9iio: 

"... Nesta altura comer;a a degradante scena provocada par dais elementos da Ponte. 

Irreflectidamente, niio sabemos se com autorizar;iio da directoria da Ponte, invadem o 

campo, impondo ao seu team a retirada do ground. Esse acto (. .. ) mais exalta os 

partidiuios do team a/vi-negro e as maiores balburdias se iniciam nas archibancadas. As 

familias que alli se achavam, foram tomadas de panico, procurando retirar-se 

apressadamente. Os amigos, torcedores e alliados se arregimentaram em defesa de seus 
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teams e o campo de jogo em poucos momentos se transjormou em campo de batalha ao 
mesmo tempo que outros conjlictos se davam nas archibancadas. 0 juiz cercado levou 

umas fortes doses de socos, bengaladas, bofetadas, empurroes e umas amostras de armas 
de fogo ... " 

Assim, percebe-se que nesses pri!lleiros vinte anos do seculo XX, que 

correspondem aos primordios do futebol em Campinas e o inicio da rela<;ao da imprensa 

local com o jogo, nao havia ainda uma cobertura gr?,llde desse esporte, com exce<;iio de 

alguns mementos, protagonizados pelo proprio derbi, em que o futebol ganhou contornos 

de grande evento na cidade. Campinas desfrutava de urn memento de grande prosperidade 

economica devido a produyao de cafe. A cidade vivenciava a primeira industrializa<;iio 

ocorrida na regiao e voltada para as atividades agri_colas. 0 embate entre Ponte Preta e 

Guarani ja no final da decada de 20 era visto como o principal classico da cidade, que 

ainda nao era chamado de "derbi". F oi urn p_eriodo em qge o futebol nao desfrutava de 

muito espa9o no jornal. Ravia, no Diario do Povo por exemplo, apenas urn espa<;o de 

meia pagina ou urn ter<;o deJa destinado aos esportes, e as noticias de futebol nao eram as 

principais noticias da pagina. Outras noticias sobre outros assuntos se misturavam as 

noticias de futebol, que na maioria das vezes vinham como notas curtas com chamadas ou 

convoca<;oes de clubes para eventos futebolisticos. 

Nao fazia muito tempo que o futebol desembarcara no Brasil com Charles Miller, e 

era assim ainda uma especie de novidade para a sociedade paulista da epoca. Muitas 

pessoas, inclusive, viam o jogo como uma pratica ''violenta e selvagem'~ 0 j9gs> chegou a 

Campinas apenas tres anos depois, em 1897. 0 ar de novidade do esporte nao evitou que 

ele se difundisse muito pela cidade, o que resultou no surgimento de muitos times em 

Campinas nessas duas decadas. Alem de Ponte Preta, em 1900, e Guarani, em 1911, 

surgiram tambem na cidade os times do London F. C., o S.C. White Team, o Campinas 

Black Team, o Corinthians F. C., o Gymnasio A. C., Americano F.C., Mogyana A.A., S.C. 

Operario, A.S. Palmeiras, Bonfim F.C., Concordia F.C., etc. Foi urn periodo timido em 

rela<;ao a organiza<;ao de certames na cidade. Em Campinas, houve uma tentativa frustrada 

em 1907. 0 primeiro campeonato da cidade aconteceu em 1912. Em Sao Paulo, ja se 

organizavam certames deste 1902, atraves de duas Iigas, a Liga Paulista de Futebol (LPF) 

e a Associa91io Paulista de Esportes Atleticos (APEA), certames esses embrionarios para o 

Campeonato Paulista. 
Os imigrantes tiveram grjlilde e importante atua'<_ao e influencia nesse memento 

para o futebol. Pois alem de fundarem clubes (Ponte Preta e Guarani foram fundados por 

descendentes de italianos ), tambem difundiram uma ideia p_ositiva em rela<;iio a pratica 

esportiva. Os alemaes, por exemplo, fundaram escolas de gimistica em Campinas. 0 

futebol era uma pratica ainda bastante simples e os times mantinham uma rela<;iio muito 

proxima da popula<;iio. 
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(Materia sobre o Derbi lamentando a falta de espafO para o "grande match", Ditirio do Povo de 
24/08/1914.) 

.!ral onde foi c::tccmm~ndado 
1\10 1ahi pars o cc:rnite;io do 
0. 
r~ o aixlo m;.:;;tf..:a;io fontm 
it1.du as segui;,t:-s c~"l!Oas :
lldes de sua f1:!1a flora~ ; 
;des de se:us filh?s e r.!tos; 
inj\ corCn de f!':!res n:ifur3.es 
cida p:>la famili!l franco; cS!U· 

de Nu~. Cettliz e Quita ; 
:ades de Maria l3cnedic:a e 
r.u; cA nha Ouiihe~~!in1 s~u 

de Po:-pbirio e hlh::~s e mui· 
utras ~: flares na:u!s:e ... 

>~mes. 

~" bair:-o d~ Taq·::;r.,l L!~t<·:eu 

:m is 11 1/2 hor.:s. a ia:toccn 
I·~inh"", d::r.~ta f,:hi~i:a. d.:: sr. 
:uo p,-.,,. ,.;n e ;:;e ''· J;.;.~.- •. 1a 
ic:ri V:v•..:i ~:. 

t·.te r:: ::iu-sc·§ !-~:jl! is 11,30 
::, ~ahin-!o a 11.:.:.. :; :. d·.; un: 
o situado naque le b;;:rro. 
·13 de.iOl3dos p.tes aprcsei'lt.t
cond·Jlencias. 

CASINO CARLOS CO\-\ES 

e, •A mulhcr mil•, sensJci-:Jna! lt:t· 
da e •Sl C..:ines, em u.n pro!og) c 

ct ''· set'! plltes ao to.;o, do:s\lna· 
, ma{s rui-1o:>o o;u.:c:.~oo. 

COMPANHlA 

n o C$p.:;c.tacu!o de h;m:~rn d.::sp:· 
· da plJI~a atr.pin:··t..: :1 ;~,u:lpanhia 

be que ti" exccllentes aott.uias no.~~ 

•reion·>u. 
:no em ant~riorcs [nnt\<ics, os dis 
s ~rtislas for.:n1 mtlilO :1pp!awlido~ 

avu!tad::t :liSistcntl:l. 

EXCELSIOR K:NEMA 
:t hoj:: 
1 paiz da morte~, drama em 5 aetas. 
kUb•, natusal de Nordisk. 
Ia Patria•, dram3 em 3 actos. 
ederico 6 Tjmidq•1 comedia em 2 
de: fdipse. 

da tla" mi.dnbt merc:ante•1 n;o'.'::ral :Je 
10,a, 

AS ESCOLAS 
DAMENTO DE VENCIMENTOS 
> ser pagos ao adjuncto do 2"fUPO 
to de Campinas, annexo a E•c'lla 
1al Primarla, daqwella cidade, Bene 
de Azevedo Marques, os vencimen· 

?rrespondelites not dias to e 2o de 
> d . ., corre.nte, cal que. estevc e:o ser· 
cleitoraJ. ____ _ 

Matadouro 
.:a o consumo publlco foram 
em aba:tidos 25 bovines, e 7 
os. 

sclamos uteis 
'1a.mamos a boa atten~lo dos 
res do Dltzrio do Povo para a$ 
Jintes publica~aes novas que in· 
nos n:1s respectivas sec·;~es : 

ECONOMICOS 

em-Precisa·s~ 

ANNUNCIOS 
fno-Hoje, .:A mulh:r nus.>, 7 
~·t;:s. 

:lsicr-H,;je, cNo paiz da morfe, 
actcs. 

·Em Ltlo. I 
-E quem foi buscal-a a LeJo 
1ixo do travesseiro do advoga· , 

vidldO.s . 
A ~t.:ncorrl!ncia foi numerosa 

S. LUlZ DE CAMOES 

A estimadr. :ssociaclo recreativa 
Lt:iz de CamO!::, rcalisou hor.tem 
n~1s seus <:a:or.:.; u:ra esplcndida 
csoire:, · dans::n!e que se revestiu 
d~ raro brilhatismo. 

A cbncorrcr..cia foi bOl. 

A. A. A. SALESIANOS 
Rc:.:\lisa·se hoje, ;ir. l:\:) 1-.•.•!'l!S, 

a e!~lc;~o pa.r11 a novJ. din:clor"a d3: 
associ;t~lu antigo:> alumnos salesia · 
t1(.lS. 

Mt551-,S 

9por:t 
FOOT-BALL 

cOUARANV• -WV.- cPONTt: PRETA· 
0 CMuPEAO CAMPlN'CmtJ 

A abs,.tuta neeenldade que Iemos de 
economisu espa~, nos io~tube de un1;t 
long1t d~sctip~1io de que fol o ~rande 
, nlllch • hnntem ha•; 'do em f.r<:tl :1 tlu~ 
Sonz.\S, potu. fic:t.r Ucfiniliv .mente l••m:ulo 
em prova put>~;c'\, a qu'l .:.:~s ~fl-:tetni~
cOts acim" sc devc:ia d:tr os k•ucos de 
c;~.mpd.o cnmFi::dro 
o~ :wtecedenl!::. que dctcrtt•it:.::llam 3 

realisar;ao de:se er.c:.mt;o naquella la~li· 

dade, j.i t1io mui~o c ... ,~bcct·~<~s c P"'' i.:.o 
p:!Ssinto~ :i no~s:.. l:!.ccn~ca nc:tici:l. 

A's 14 horas, aprcscntaram ~c ~os ''4Ui· 
pes• no •ground• do P.uque Attal:l!eu;.c, 
tr•j-n.!o o • Ponte P:c:toi>, c;~.l~a b:::lllt:l c 
C'ami;;;t li~tada tlc bt::n.;o c t:r~to;., •Ot:a
ro~uy•, cJt~ll branc:~. e c:~.m;:>.t hsla.da C:c 

l{~zam-sc hOJC :1s se~:mnte~: vcrd>: e branc:o. 
N3. Cathedral: M ,mc;Jtos dt·pois t!nh.: inicio :1 c~;··~· 

is 6 1(1, 7 hera~ no altar mOr. nd;~ ptvu, suvindo: Cl)ltlO UcferCe nos 
i'! 7 12 c S hor.u no alt:~r da.s 0.)res. ~.os tt:ms o sr. NaJ:ib Joso.!; jui.:cs de: 

N• M\tri.c de: Sa1.1:1 Cruz: linba, (IS sn. flllCSI.:t Vtdiri. ~eLl .(i,.a-
:it 7 lf:Z: hera~ 11'1 altar nu'ir. rany• c j\'li\o ll: rg!:L r11:·;a ·Ponte I·· cia ; 
::$ ::; horu, no ::r.ltat Ll.: N. Senhor:t doll t: r:uu.o Juiz.-~ 1.k •;.: .. at., pcb .tht~~> ny• 

l~enzt·dit.s. o sr. ,\\t~lld C.1~1.-wlu:tra, o: o sr. L:v:ws-
No l{os:;,o: to DtL>Lie pela •P-1nle Prcla•, 

.is 5 112. G. G 1(2 e 7 boru. 0 rc~ult~do f<:~! o scguinlc: 
EmS. ·enc.::cto: t,o ·h•<lflim;•: 

;s 6 '1-'· .au~r:tny• -·--- - :.: •goJ!£, 
Lycc.t ck N. S. Auxu!::tdor.:: •P.._;nl·~ ~rel.1•---- 0 ~gv::.!. 

;is 6 !t:! e 8 h·•r.lS. 1.0 •Lt31f-tJmC>: 
No Or;~t"'ri~· S j,.ao: ·On !':.ny•-- -- - •go·~{, 

is 6 lt2 e 7. •Pont-: Pret.~~-- -- -- 1 •go.J. 
N-~ S:.n!11 ::asa: Cs •go>~.ls• do •Ouar:.ny• f.J:am f.::itos 

:is G lj-l h<:·rJ.:.. J:<t::ns j -+!dl.l~.-s Ros.:z. Olympio, ~;lir,o e 
Se:t:in.:.!'it; .~1~nilt de S.ml:. Mui:1 : u :-t<.: .J'.·otte Prcta. ;.tc.rr Marinho. 

;is o it:.:", 7 e S hon..:. U ;\,).:C' des t.os •tt':ttn&• foi n::nhidi~. 
HEU!'\1,\0 {~;-~no' c offcreco.:u bnct!~ 1k \'cr-J.Itlc:ira 

l{~·u:~enHc ~~·i~ :i-: 11 hom·;, c1 '!Jet>< .• ~o,:u;.:u;~u. d3ndo o sq,:uiulc fC•!!ltJJo: 
l.UQS da AsSOCJa.sau 11J> O.l\1\:t:l ~;:: ~ul· 1.0 •It ,If lime•: 

dade, .Qu3r::tuY"- - - - -
VISITAS •Ponte Prda~- - - --

0 •goJ.!o 
0 •goa!. 

Todas u Iardes is l:l :un:as ted. Iugar na 2-o ·hall time•: 
C:ape!la do SS. z!:. Cau 1 ~~ral acostumada .ou.:u:u1y" - - - - - 2 •go:J)s. 
vhit:~, cPonte Pret:l~-- -- 0 •g·.>.:~ol~ 

VICARIO Nos l.oa dta01S• sc•viu o mes:.c;o Julz 
Reassume boje o c:-rgo de vig:r.rlo da dos 2.os e como juizts de linhas: ~>s srs. 

pa.·och·a de s~nta Cruz o revdato Co, Luiz Affonso e Russo Subrinh.>; no Jm· 
Oclavio Chagas de Miranda. uao do lgoah os srs. Evad~to Du:ute 

Gorresponnsnoias 
Amp11.ro, :.!1 

COM A MOOYANA.-Entre as nh,.3~s 
de Monte Alegre e Dr. Carlos Norbert~. 
nas proximl"":ades der.ta, os corte:~ da :1• 
nh:a sio t3o ac:anbados que, dornmgo ul. 
timo viajanclo de Soccorro l)ara esta, o 
sr Dante Ramaelnltl 4istrahiu·sc. pondo 
a ·c:abep. fCra da janella. tcve a infelicida· 
de de qucbral·a em dive:sos lugaret, pe· 
las pedr01-s do bnrailCO que na.:geia a If. 
nha n'aqul'llc trec:bo. 

jUlZ DE PAZ-Por achat-le dcente e 
de c:ama o tenente Eu&:enio jose de 011· 
veira, t.o julz de Pu ctesta c:o:r.arca, as· 
sumlu a jurbdic~Eo o u. joio Augu$10 
~e Souz"' Campos. seu sub•tiluto, 

ORUPO RANOEL. Pt:.STANA. A prO· 
feasor:1 d. Atd.l Marques Vianna. foi no· 
me•d;~ adjunta ~o metmu grupco. . 

AN"\IVCRSARIOS-furm llnn:'ls hole: 
o ga!ante menlno Oin .. v3~do, rilho do pro
fesscr Antcnio l\-11eli; o ~cnino Lae1cio, 
filho do sr, josC de P<~iva Vidual, e o 
jovc-n faJ.,i:J X:avi,.r. 

CIRCO VARIEOo\OES-Estnh domln 
e:o prc.ximo a t.:omp:anhi"3 Ge Varitd3del 
que conl:l em 5eu t.l.::l:to atthtat de pri 
meira Mdem. 

HOSPEOE-fstew: n~sl."\ ci~adc o n, 
AleyauJre Krug, inJu~hi:.l :li,j trsid:t>nle. 

lDD e;rrcspouda:M. 

-0 t-:u f:·z.de ~ a!gum. va.l.cntAo?~· 
- Um segundo Bayard. 

-E um homem que ~·e_ p;est~u 

e f, nesto Vidiri. · 
0 resultado ger:cl do cntoalro foi o se. 

guinte: 
.Ouaranyl - - - - - 5 goals 
•Ponte Pretal- - - - I go:tl 
Anim, o cOuanny Sport Club f. a~u ~, 

conquhtou a• 2 tnc:dalhas, uma de praJa 
e ouua c:e ouro, colloo.ndo-se n3 posi· 
J;io· de eampeio 'ampi:u:iro. 

Ouu.nte t>S lanet:s foram reglstr:u:los, no 
~o cteam•, ct:ntra a •Ponte Preta~; T 
.-corners ... 1 •off sid ... , iG bolas tm • guah. 
3 •penallys• e. 1 •f~ul-ki~k·. 

Contra o oOuarany•: 6 ctt>fnerb, 2 
coff sides• e 5 bolas ~·u •gor:.l•. 

No l.o •team•, contra a cPonlc Prcta•: 
8 ceorr~ .. rs• e :4 boll!\ em •gCialo, e con• 
tra o cOuarany•: 3 •cornetS• e G bolat 
em •goah. 

A concorrencia foi avulhdissim;, no• 
tando·se f:omitlas de Camplru:s c: localiciar 
des visinhu de ATraial dos Souus. 

Os trens especiae~ correra.m ;~p:nh:Hlr•o,. 
toca.ndo durante a fc\t:. UmA C:\Jtj}Crl.ciiQ. 
musical. 

Muito1 jogt.dores ublram bubntt: f~· 

rldos, tendo havido lns!gciflcante3 acd· 
denres t-n!re os pa1tid.ttios ~01. dois 
•tl'amso. 

0 polidzmento fol eorrec:lattH:ntc feao 
e c-s mvndores de Arralal do:. S.., 1 zu 
balaram os scus vlslt.antcs de mutlu, ;. 
merecerem cl.:"gios. 

D: rrgr:esso d~ Arralal o •Guarany• 
vdu •ti: :i ncssa n:dac-)3.0 qm::: fci <nL\11.1• 
s.aslic•mente uud:ld& tor um dos 50cios 
do •CI.:b C::.cop..li.o~. respondendo, ern 
a{!radednt~ nto, urn dos no1o1o:. C•Hnp;l.~ 
nbclros. 
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VII - 13. 0 futebol se populariza e amplia seu espaco na imprensa: 1920 
a 1930 

"Guarany- Ponte Preta" 
(titulo da primeira materia sobre o derbi no Correio Popular, 0410911927) 

Os prirneiros contatos entre futebol e sociedade, e futebol e imprensa, ja haviam 
sido feitos. 0 futebol niio era mais uma novidade. Os jornais ja tinham evoluido, 
graficamente e mesmo em organiza9iio editorial. 0 derbi ja se estabelecia como urn 
produto excepcional para a imprensa. Num dos dois derbis de 1920, o jogo recebeu 
grande espa9o e destaque no jornal - foram duas longas colunas na pagina :, no dia do 
jogo e depois do jogo. Saia assim no dia 13 de junho de 1920, no Diario do Povo: 

"Foai=Ball 
Campeonato municipal- match importantissimo 

Numa lucta muito seria viio se empenhar hoje, no <<ground>> do Lockey Club, 
os valentes <<teams>> Guarany FB.C. e A.A. Ponte Preta. 

Para este <<match>> importantissimo estti voltado quasi toda popular;iio, 
dividida em dois partidos. 

lndiscutivelmente, hoje em Caml!inas, a 2rova Sf!Ortiva mats importante do 

corrente ano, niio s6 pelos fortes elementos de que se formam as duas < <esquadras> > 
foo-ballisticas, como tambem porque viio se defrontrar dais adversarios respeittiveis e 
tradicionaes. "

307 

Em 22 de julho de 1923, o Ditirio do Povo anuncia urn derbi ja invocando o 
universo de rivalidade entr~ as equipes. Colocayoes como "o time perdeu s6 para 
prejudicar o outro", ou "o time entrou na competi9iio so para enfrentar o outro", etc. Esse 
universe de rivalidade e explorado por torcedores, cronistas e imprensa ate hoje308 Para 
esse derbi, o Diario do Povo publicou a seguinte-oo~ 

"Em disputa ao campeonato do interior, realiza-se hoje nesta cidade um encontro 
sensacional e de suma importdncia para a vida sportiva local. 

307 Seguiram-se tambem as escala<;iles dos dois times para o jogo. 
308 Urn jogo hist6rico que ilustra essas hist6rias candidatas a virarem lendas e que ate hoje e contado pelos 
torcedores de ambas as equipes, com direito a iniuneros exageros, ocorreu em 1948, na inaugura<;iio do 
Estadio Moises Lucarelli. Nesse dia, a Ponte Preta enfrentou o E. C. XV de Novembro de Piracicaba e 
perdeu por 3 a 0. Dizem que o jogo, disputado pelo Campeonato Paulista da II Divisiio daquele ano, 
poderia ter sido vencido pela Ponte Preta, que alem deter jogado melhor, "perdeu" de forma proposital 
vanos gols, incluindo ai dois penaltis. E teria sido de prop6sito, para prejudicar o Guarani, que disputava 
vaga diretamente com o time piracicabano. Com a vit6ria, o E. C. XV de Novembro de Piracicaba ficou 
perto da vaga e o Guaraui ficou Ionge. A derrota, contam, foi rnuito cornemorada pelos "pontepretanos" ... 
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Adversarios de velha pelejas no campo de 'foot-ball', o <<Guarany>> e o 

<<Ponte Preta>>, tem milhares de partidarios e centenas de <<torcedores>>309 

vermelhos e dos mais exaltados. 

Ultimamente os pontepretanos temprucmadcrronseguir um encontrcrcom o dub 
campeiio, tentativa esta sem resultado. --

Pode-se mesmo affirmar que o <<Ponte Preta>> inscreveu-se no campeonato do 
interior, s6mente para ter opportunidade de medir for~as com o < <Guarany> >. " 

0 vocabulario do futebol vai aos poucos se aE_ortuggesando e se construindo. Hoje 

existe todo urn vocabulario particular ao futebol. Os times comevavam a ser chamados 
com mais freqiiencia pelos "apelidos" qu~ recebiam, e que com o tempo, ou se 

transformaram em mascotes ou em termos comuns para se referir a urn determinado time. 
Duas novidades, o "football" foi substituido por "futebol", e "sport" por "es2orte", 

embora as palavras em ingles ainda aparecessem com freqiiencia nos anos seguintes. V e-se 
o uso desses termos, por exemplo, em noticia - com cobertura minuciosa e detalhada - do 
Dicirio do Povo de 16 de junho de 1925, comentando urn derbi que ocorrera dois dias 

antes, e onde houve tambem mais uma briga310
: 

"Um 'turumbamba 'por causa do jillebol 
A 'A.A. Ponte Preta' venceu o 'Guarany 'por 3 a 0 

... Campinas ante-hontem se movimenlmL ertL sua..quasi totalidade .L qii.f!..,no 

estcidio uma formidcivel lucta se ia trava entre os quadros da querida e prestigibsa 

sociedade esportiva A.A. Ponte Preta, --a <<vezenma>>, e niio menos ~ynpathisadf;i e 
irradiante do <<bugre>>, o Guarany FC.." · 

As brigas ocorridas nesse dia repercutiram tanto, que no derbi seguinte, realizado 
no dia 23 de agosto de 1925, o Dicirio do Povo assim noticiou no dia do jogo: 

" '0 em bate ' 

E hoje, finalmente, que os amantes do violento esporte bretiio_ teriio ensaio de 

assistir a uma lucta pebolistica entre verdadeiros rivaes. " 

Ainda nessa partida, a materia no jomal, com varias colunas inteiras na pagina so 

para o jogo, trouxe em seu corpo duas colunas inteiras com palpites sobre qua! poderia ser 
o resultado da peleja. Pessoas conhecidas e de destaque na cidade na epoca, e que 

participaram dessa "coluna de palpites", hoje tao comum, e que de certa forma abriram as 

portas para a inservao de textos opinativos e pessoais voltados para a cronica do futebol. 

A cronica ja era comum no jomal, mas nao para o futebol, e sim para a politica. 

Muitas "noticias" eram enviadas ao jomal. Isso acontecia principalmente com o 

futebol. Nao era exatamente o jornal que corria atras das informav5es e noticias nos 

309 Aqui aparece uma das raras vezes em que o jornal se utiliza da palavra "torcedor", que estava entao 
sendo introduzido aos poucos no vocabul:irio do futebol. Usava-se entao com mais freqiiencia, 
""admiradores" ''partidarios~· ~·entusiastas" "'amantes" etc 
310 Urna rivalidade hist6rica ;ntre times de futebol ou ;ntre.familias, etc., pode come<;ar com urna !mica 
briga. Estamos ainda nos anos 20 e Ponte Preta e Guarani ja haviam brigado algumas vezes ... 
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clubes, embora tambem ocorresse dessa forma. Mas muitas vezes, eram os clubes que 
enviavam as noticias e o jornal as publicava. Essa caracteristica perdurou por mais de uma 
decada

311
, como mostra essa nota publicada no Correia Popular em 24 de novembrp de 

1927: 

"A v.iso aos clubs sportivos 

As informar;i5es que nos enviem os clubs sportivos devem ser entregues ate as 21 

horas, nesta redar;iio, para que possam ser f!Ublicadas no dia seguinte. As descrir;i5es e 

resultados de competir;i5es sportivas, so seriio publicadas quando ate a dia seguinte ao 
da sua realisar;iio" 

0 Diario do Povo foi fundado meses antes da disputa do primeiro derbi. 0 jornal 
acompanhou entao toda a hist6ria do maior chissico da cidade. Tambem surgiu antes da 

disputa do primeiro Campeonato CampineirQ, naqll_ele mesmo ano, certame esse que 
contou com a presen.ya de Ponte Preta e Guarani, e inclusive, com dois derbis vencidos 
pela Ponte Preta. 

Ht o Correia Popular, que saiu pela_p_rirneira vez em 4 de setembro de 1927, 

memento em que a rivalidade ja estava criada e o encontro entre Ponte Preta e Guarani 

mobilizava multidoes. A Ponte Preta era chamada, ja naquela epoca, de a "Veterana", por 
ser urn dos times mais antigos da cidade e do pais. E o Guarani ja era chamado de 

"Bugre", numa clara alusao a urn indio e a opera "0 Guarani", composta pelo maestro 

campineiro Carlos Gomes, e que inspirou o nome do clube. A reda.yao do Correia 

Popular se localizava na Rua Concei.yao, 82. A Q.rimeira edi.yao saiu com 12 Q_aginas, e a 
partir do segundo numero, 8 paginas. ' 

Nessa decada, de 1920 a 1930, o futebol se pormlariza em duas frentes, entre 
torcedores, momenta em que ja existem muitos pontepretanos e bugrinos, e tambem em 

rela<yao a pratica efetiva do jogo em campos de varzea, ja que Campinas, a exemplo de 
Sao Paulo, ainda possuia muitos espa.yos na cidade para a pratica do futebol, e nos clubes, 

com o surgimento de times de clubes. Entre os times que surgiram na cidade nesse 
periodo, podemos destacar o Campinas F.C., que se tornaria uma potencia em meados da 

decada de 30, o E. C. Corinthians, que tambem se destacaria muito no cenario futebolistico 

de Campinas, o Botafogo F.C., o Guanabara F.C. e o Voluntarios da Patria F.C., hoje 

apenas Patria F.C. e que ainda disputa os certames da Li~ Campineira de Futebol. 
Os clubes campineiros ganham proje.yao estadual com a participa.yao no 

Campeonato do Interior e tambem nos certames da APEA e da Liga dos Amadores de 
Futebol (LAF), ambas entidades da capital. E urn momento em que come<ya ocorrer urn 

distanciamento entre torcedores e os-times,que-se-tomaria efetivo n~guilj-te. 

Na imprensa, o futebol consolida seu espa.yo como esporte de destaque. J?.ara a cobertura 

311 Ainda hoje os chilies enviam noticias ou anfutcios de eventos que ocorrem em seus espa~os. Mas niio 
ocorre com clubes de grande proj~ao, que possuam, por exemplo, times de futebol. Ponte Preta e Guarani 
nao enviam noticias, mas possuem ate "plantonistas» ou "setoristas», que sao jornalistas (ou niio) que 
ficam exclusivamente nos clubes acompanhando o dia a dia dos times, enviando para seus respectivos 
veiculos de comunica~o as noticias que coletam. Em alguns momentos, o inverso ainda acontece. Quando 
Ponte Preta e Guarani querem ou precisam divulgar ou esclarecer a! gum acontecimento. convocam a 
imprensa para se pronunciar. Possuem ate salas de imprensa para isso. 
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jomalistica, passando entao a ganhar proeminencia em rela9ao aos outros esportes nas 
paginas dos jomais. 

(Noticias sobre futebol em 
0410911927.) 

meio a outros assuntos, como religiQo e ~'matadouro", Correia Popular, 

:;1~·~!0~ 
. - DA lAtA. ;· 



(Primeira edit;lio do Correio Popular, 04/0911927, traz na ptigina de esportes noticias defutebol com 
ft>tograj'ias e um texto sobre o lamentando a ausencia do disputa do c/tissico campineiro.) 

kunr. eo-
para· & . cldut\e, •:onta 

:em nosso ·melo .lnll"J.meras' a,mpa. 

l
~]~~~~~~~~~~~~~~~·thlas como quadro ordelro e 'ilsct-

pUnado; ·.posutdor le um: coujuncto 
tormldavel, no qual destata-ae os 
elementos Gallo, Jov!no; Batnta, Pel· 
lc~;ntl e Plsatl, todos nossos conhe-
cldos, capaz de proporclonar aos 
amnntes o · 'cultivadores do 

• sport bretAo uma tarde sport~va ·_que 
agradtml. J)or· certo aoa que torer.• 
asslstlr o cmbate· no Estndlo. do 

r· D.-\RUANERA. DO GUAn.-\.."Y 

das amlstosjis
11 

de foot-ball, entre _as 
J,destradas esquadras representatl· 
\·as do Guarany e C. A. Yplrangu,.de 
J undlahy. Como partlda principal, 
e como prellmlnar a csquadra se
cundarlu do "Bugre" e 11. principal 
do Fcsclstn: A. C., local. · 

0 ~acontro promette ser lutercs
eantc, dado a pujanca do .gremio. Yl
sltnnt" que ha pouco alndu conse
gulu sobrepujar um dos \'alcntes 
conjut ctoa da dlvlsiio principal ape. 
ana, e por ~ontar em seu selo um 
nunha lo de jogndores destemldos e 

GuM"nny •. · : .. · . 
·' Arb!trnrli· a partld,a competente 
julz da 1.• dlvlsll.o da APEA. 

·. 0 o·~emto·. vlsltante salvo modi· 
tlca~oes lmprovlstas plsnr<\ o 
mado asslm orgaulsado: (lallr,
·Jose, JoYino- Marcansola, .'l.ur;•ts
to, Pt·ettl- Altrcdo, Chico, Bat; ta; 
.Pcllcgattl e Plsa(tl.· .. . .. 

Do conjuucto -local': ao· !Uti nos 
cousta a ot•ganlsa~lio sern a· :t>••:sma. 
do ultimo encontro contra o .YpF 

l'aullsta. ·· · · ·- ~· · 

~ ------~ • .,..,,.,. _,.., l•t• • •• Ill"""''" 

--

do desllgamento Antarctica 
F, C., E. C. Syrto, Espanha F, C. e 
E. C. lnternnclonnl do acto da. Llga 
dos Amadores de Foot-Ball,· eatamos 
autorlzados. a ln!ormar ·que ••esses 
grnndes gremloo continuaril.o n pres~ 
tlglar a. ·.•La!", tenJ1o 's!do ,recus!l". 
das as propostna que lhcs !oran• 
apresentndas · ·por : cmlssa\'los : ·da 
Apea,.::·\:· .:._ ·, .. ·' ' ' ""· .. _-
~ . . . ~ : 

' 

A lamenta;·d sc!sll.o do !oot-bail 
paullsta, re!lectiu-sc: tambem • em 
Camp!nas, cllllocando em campos op. 
postos os, <lots antlgos c tradlclo· 
naes gremlos sportlvos; Cuarany e 
Ponte Preta • 

YcU10s rivne~. contando nmbos 
con• lima· Je~;liio cnorme do ·tanat!
.cos 'admlradores. sempro lutaram 
'com denodo pel a · prosperldadc do 
toot-ball· em noss:1 terra. 
·. ..Nem scm pre navegaram em 
i:uar de· rosas:' . . . : 
~-- E' sftun~ocs ·bem cr!t!cas, horas 

·nmargas. a·mbos atravessaram, 
·altua~ilo de relatlva prosperlda
q ue · hoje desrructam, devem-na 

aos .;,~rcir~os e a tenacldadc com que 
sempre·se:·batimi.ru pelos seus 'ideaes 
liilortlvos;,cm' um nieto; oude outras 
hi!chitlvas,':;ali;umas' de malor vulto 
t~m 0 . ti:nca.ssado lamet\tavclmente. 
; · Os jogos Ponte-Guarany marco· 
ram cpoclla nos melos sportlvos do 
Estado e em Camplnas· coustltulam 
verdadciros aconteclmetltos, em que 
se lntercssava quasi todn populatilo. 

J:: agora com eases dubs em en
tl\lndes di!ferentes. nte quando t!
caril.o o• nWc!onndo3 1>rlvados des-
ses cucoutrog Scusaclonnes: · 

Chi lo sa! 

(.!.BU'};OX.-\TO nnMHI.l:;IJtu liE 
1-'00T-ll.\J,I, 

Segundo con!o\ln scrt-. inidudo no 
_,,_ ft _,_ 



As noticias sobre futebol aparecem ja em textos maiores, nao mais como simples 

notas, e ja aparece tambem, na segunda metade da decada, a utiliza9ao de fotos na pagina, 
agora inteira, de esportes. 0 Correia Popular come9a a circular em 1927, e desde o inicio 

dedica uma pagina inteira para os esportes, ilustrada com fotos, onde mais se destaca o 
futebol. Sao fotos ainda posadas, d~ jogadores e times, devido a necessidade de urn tempo 

Iongo de exposi9ao para a feitura delas, sendo dificil e incomum fazer fotos de partidas de 
futebol. 

Sobre o derbi, logo na prirneira edi9ao do Correia Popular, este lamenta em texto 
grande a ausencia do cliissico, ja que Ponte Preta e Guarani estavam em !ados opostos 

naquele momento, cada urn em cada uma das duas entidades que entao organizavam o 
certame de Sao Paulo. 0 jomal lamenta que a popula9ao de Campinas estivesse naquele 

momento privada do maior embate de futebol da cidade. 0 futebol totalmente amador das 
duas primeiras decadas do seculo XX da espa90 a urn futebol ja com algumas 

caracteristicas e indica96es de urn profissionalismo em forma9ao, e que se estabeleceria 
efetivamente nos anos seguintes, quando a imprensa passa a tratar o futebol como urn 

grande evento na cidade. 

VII - 14. 0 profissionalismo: transformam-se o futebol e a imprensa: 
1930 a 1947 

"0 "Derby" do futebol campineiro •.. -De amanhli a sete dias:- Guarany X Ponte" 
(Correio Popular, 1211111932) 

"Campinas vae assistir hoje, a partida que eo "derby" de seu futebol

Todas as possibilidades tem esse encontro de ser optimo" (Correio Popular, 201111132) 
"Na iminencia da realizar;lio do formidtivel cholJ!Ie Ponte PretaX Guarany- 0 encontro que 

· revolucionou os meios esportivos campineiros" (Correio Popular, 2311111935) 

"0 jogo mais sensacional da cidade -Ponte PretaX Guarani" (Ditirio do Povo, 0410711937) 
"0 Choque das potencias do futebol citadino

Ponte e Guarany disputarlio amanhli, o cortejo maximo de nosso futebol" 
(Ditirio do Povo, 1911111938) 

Chegam os anos 30. Tern inicio urn periodo de grandes e significativas mudan9as 

no futebol e na cobertura da imprensa. A cidade de Campinas iniciava nesse periodo a 

segunda fase da industrializayao, com urn grande crescimento da popula9ao, atraves da 

migra9ao intema. As transforma96es no espa9Q urbano reduzem bastante os espa9os que 
antes existiam para a pnitica do futebol. Mas o periodo sem jogos entre Ponte Preta e 
Guarani durou ate 1932. 

Em 1927, o Guarani iniciou sua participa9ao no Campeonato Paulista da APEA, 

ficando ate 1931. E a Ponte Preta, no ano seguinte e tambem em 1929, disputou o 

Campeonato Paulista da LAF. 0 ultimo derbi disputado havia ocorrido em 23 de janeiro 
daquele mesmo ano, em 1927, eo Guarani derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, jogando em 

seu estadio, o "Pastinho", pelo Campeonato do Interior. Aconteceu portanto antes de 

come9ar a circular o Correia Popular. 
Alem disso, Campinas estava prestes a entrar num processo irreversivel de 

industrializa9ao. Os grandes fazendeiros, a classe mais poderosa de outrora, davam Iugar a 
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uma poderosa nova elite, a burguesia industrial. A cidade estava comeyando a se alterar 
bastante. Os antigos costumes estavam sendo substituidos, ainda que lentamente, pelos 

novos costumes de influencia burguesa. Campinas se industrializaria rapidamente a partir 
de meados da decada de 30, a partir de entao muito pouco sobraria da cultura do cafe e do 
dominic dos baroes do cafe. 

E se hoje luta-s!! no Brasil para termos urn futebol mais organizado, mais 
"profissional", o profissionalismo nao era exatamente o sonho dourado de muitos nessa 

epoca. Nao s6 jogadores e dirigentes expressavam essa opiniao, optando pelo futebol 
amador, "mais puro" e nao corrompido. Tambem a imprensa realizava a sua campanha 

particular contra o profissionalismo, cuja ideia de implantayao ja havia se manifestado no 
Brasil nos anos 20, como influencia das noticias sobre futebol trazidas da Europa, onde o 

profissionalismo se estabeleceu bern antes. Em 5 de novembro de 1927, o Correia 
Popular publicou uma noticia claramente se posicionando contra a implantayao do 
profissionalismo do futebol no Brasil: 

"0 profissionalismo no foot-ball hnngaro 
F oi um fracasso a tentativa para a sua implantar;iio. 

A tentativa para implantar;iio do [!!O[issionalismo em foot-ball na Hungria 
puderam apenas contra- jracasso, a dar-se credito as noticias que chegam desde paiz. 0 
secretario da Federar;iio de Foot-Ball, sr. Fedor aproveitando-se da terminar;iio do 
primeiro campeonato para profisionaes, relaborou um trabalho estatistico . bern 
interessante e que prova de modo clara quesomente dous clubs, os mais importantes 
ferenevaros e Hungaria puderam apenas contrabalancear a receita com a despeza, 
lutando nus com grande difficuldade financeira e achando-se outros visinhos da 
fal!encia. 

Segundo os dados estatisticos do sr. Fedor a receita total dos jogos[oi 1,200,00 
"pengos" ou sejam 1,200:000$000 aproximadamente em moeda brasileira. 

A despeza total attingia a ...... 900:000$000 e os 300:000$000 restantes foram 
distribuidos proporcionalmente a renda de cada club, em mlmero de 24. 

Dos 300:000$000 couberam aos clubs[erenevaros e Hungria ...... 150:000$000, 
quantia por certo inferior a por elles dispendida com os teams e os 150:000$000 
restantes foi partilhada por 22 concurrentes tocando a cada um pouco mais de 
7:000$000. 

Como se ve o jracasso e certo e alguns dos nossos sportemens qu_e entendem que 
podemos instituir campeonatos para profissionaes que mirem nesses espelho. " 

A defesa do amadorismo, em vista da imposi((ao de interesses do mercado 

favoraveis a manutenyao do profissionalismo no futebol, fez com que a imprensa, em 

poucos anos, mudasse sua postura, passando a cobrir o futebol profissional e usufruindo 

dele. 

Embora o Correia Popular s6 tenha realizado a cobertura de urn derbi em 
novembro de 1932, o jomal surge num memento em que o futebol ja esta consagrado no 

Brasil e em Campinas como o esporte do povo, o esporte das multidoes. Assim, o Correia 
Popular nasce ja com uma pagina inteira praticamente - das 8 paginas do jornal -, toda 

destinada a esportes, com urn titulo bern grande no alto da pagina escrito "Sports". 0 
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interessante e que dos dois !ados do titulo da seyao ou da pagina aparecem dois desenhos 

de dois atletas. A esquerda, !ado em que come~tamos..a ler, portanto o !ado com maior 
destaque, aparece urn jogador de futebol fazendo embaixadas. E a direita, aparece urn 
boxeador, pois o boxe era urn espm te bastante popuhu na epoca. . 

A utiliza~tao de fotos e ilustra~toes ja erll_ comum, tanto que na pagina qe esg_orte, a 
numero 5, apareciam duas fotos com formas ovais, como quadros ou molduras, de dois 
jogadores do Guarani na epoca: Barbanera e Robertinho. A postura e ~ de uma foto do 

"busto", ou seja, uma foto posada da pessoa desde o abdomen ate a cabe~ta, caracteristica 

de fotos antigas. Embora nao fosse alg_orecem criado, a fotografia, surgida no seculo 
XIX, ainda era, de certa forma, uma atividade nova, cujos recursos e possibilidades de 

utiliza~tao e aplicayao come~tavam a se abrir, a ag_arecer, grincipalmente p_ara a imQfensa. 
A imagem para o jornalismo e hoje algo fundamental. Quando se escreve .ulna 

materia, inevitavelmente, o editor pede ou manda groduzir fotos ou ilustra~toes, como 
desenhos e graficos. Nao existem jornais hoje que nao se utilizem de fotos ou ilustra~t5es. 
A imagem foi incorporada ao jornalismo Lparte fimdamental da naticia, ainda mais 

quando 0 jornaJismo tern Uffi carater mais dinfunico, de Jeitura rapida, adaptayiiO ao pei"fil 

do leitor contemporaneo. A imagem acaba muitas-vezesfi.mcionand~o-o principal 

meio de transmissao da noticia, da mensage_lll, isso q_uando, ela sozinha, niio e a propria 
noticia. E aqui talvez caiba a distin~tao da imagem como jornalismo e da imagem como 

arte, o que para muita gente pode ser a mesma coisa. Nao sao, pela pr6gria fun<,:ao a que 

estao destinadas. Uma fotografia pode, evidenternente ser, tanto jornalistica quanto 

artistica, mais ai ainda depende de como ela e usada, e para qual tim. Na verdade, 
qualquer imagem pode ser usada para o jornalismo e deJa se fazer arte tambem ... 312 

Assim como o texto jornalistiGe .pede- seF-eGitaOO-e posiGie~-na--pagina flo 

jornal de maneira a passar determinada mensagem ou no~tao, tambem a fotografia: ou 
imagem esta sujeita ao mesrno processo de edi~tao e selec;iio. Levando-se em considera~tao 

a nossa forma de leitura de uma pagina, do alto gara baixo e da esquerda para direita, e a 
parte dessa pagina que mais facilmente e primeirarnente nos chama a atenc;ao, no alto e a 
esquerda, pode-se privilegiar determinada noticia ou imagem. Quando eles ocugam o alto 

da pagina e a esquerda, estao ocupando o espac;o de maior destaque num jornal. E, ao 

contrario, a parte baixa e a direita, estao recebendo urn menor destaque - vale tanto para 
uma pagina unica ou duas paginas abertas de urn jornal, quando entao podemos considerar 

o quadro todo com as duas paginas. Tamberna rela<,:ao de tamanho entre texto e imagem 

ou a relac;ao entre imagens, sao rnaneiras de tornar a pagina como urn todo urn 

instrumento unico de difusao de uma determinada noticia, mensagem ou ideologia. Essa 
caracteristica, aparentemente banal e simples e suficiente para o jornal, indiretamente e 

312 Essa discussao geraria paginas sobre o assunto;-o qne-nio-cabe-aqui. Voltariamos a IIlinha-''qjeriza" em 
rela>iio a classifica9iio e utiliza9§o da "arte". Interessa-me somente a percepc;ao de que"llimagem vai se 
tomando parte fundamental do jomalisrno ao Iongo dos anos, de maneira que, hoje nao e possivel pensar 
em jomalismo sem a utiliza9iio da imagem. 0 que antes era apenas urn recurso para ilustrar e elucidar, 
hoje e parte inerente e fundamental da pnitica jomalistica. Vende-se jomal apenas com uma imagem, seja 
uma foto, seja uma ilustra>iio ou uma lira de quadrinhos, o que reflete a tenctencia geral da sociedade 
atual, que tambem e cltamada de "sociedade da imagem". Urn individuo na sociedade contemponinea e 
constantemente bombardeado por imagens produzidas a todo instante, seja em papel ou em video. E uma 
caracteristica de nossa cultura ocidental, industrializada, tecnol6gica e capitalista. 
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discretarnente, se posicionar, exercer sua parcialidade quanto a urn determinado tema, 
assunto ou fato. 

Pode-se observar isso, por exemplo, durante uma greve. Ao noticiar a greve, 
alguns jomais da grande imprensa, representantes da ideologia burguesa, portanto 

contnmos a greve, distribuem as noticias que enfocarn os dois !ados ou versoes do evento, 

patroes e trabalhadores, de maneira que a popula<;ao acabe indo para o !ado dos patroes, 
considerando a greve ilegal ou abusiva. Isso e feito atraves da edi<;ao do texto e sua 
posi<;ao na pagina. 

Outro exemplo recente se deu com a guerra no Afeganistao. Muitos veiculos de 
imprensa, principalmente os televisivos, induzirarn de maneira fulminante a popula<;ao a 

apoiar os arnericanos e suas incursoes em solo afeg~o na g11_1::rra, considerando os arabes 
(muitas vezes generalizando-se e homogeneizando-se a denomina<;ao "arabe") os viloes da 

hist6ria. A queda das torres do World Trade Center centenas de vezes na televisao 
sensibilizou a popula<;ao, de maneira geral, a favor dos Estados Unidos, nao se levando em 

considera9ii.0 a complexidade do evento, dos antecedentes hist6ricos envolvidos. 
E claro que sao exemplos politicos, onde essa manipulayii.o se faz mais presente. 

Mas esse tipo de edi<;ao realizado pelos meies de oomunica<;ao e comum em--~ualql,ler 
esfera, inclusive a esportiva. No caso do futebol, lendas, mitos, her6is e viloes sao criaaos 

e perpetuados atraves desse expediente. 

Os esportes que aparecem na cobertura esQortiva do Correia PoJ!Ular nessa epoca 
sao o futebol, com mais destaque entre todos, a avia<;ao, ainda vista como urn esporte, 

educa9ii.o fisica, xadrez, basquete, tenis, natac<ao, atletismo, boliche, boxe, automobilismo, 
turfe, tenis de mesa (pingue-pongue, na epoca e hoje ), motociclismo, ciclismo e ate 

beisebol, com noticias do esporte praticado nos Estados Unidos. Curiosamente tarnbem 
apareciarn outros "esportes" na se<;ii.o de esportes, e que hoje jarnais estariarn nessa se<;ao: 

o "escoteirismo", que se refere as atividades de gruQos de escoteiros, que ate inclui 
inumeras atividades fisicas, mas tambem muitas outras atividades que nao sao fisicas, e 

"colombophilismo", corrida de pombos correios. Entre esses, urn dos esportes de mais 

destaque era o boxe, como se ve nessa noticia sobre a disputa do titulo mundial de box no 

Correia Popular de 23 de setembro de 1927: 

"0 sensacional encontro de box entre Gene Tunney e Jack Dempsey 
0 mundo inteiro vern esperando com indisivel ansiedade o resultado da 

formidilvelluta entre os dais mais valentes pugilistas ... destes Ultimos tempos ... 
Niio M memoria nos annaes do pugilismo ou de qualquer outra competir;:ao 

sportiva, de tao grande expectativa, de tao grande interesse da formidilvel preocupar;:ao 
que empolgou todos e obsedou todos os espiritos, pelo resultado dessa sensacional 

pugna ... 
... 0 "Correia Popular", non intuito de informar seus leitores, niio poupou 

esjon;os e, assim, apresenta o desenvolvido servir;:o telegraphico que se segue, para 

satisfazer a justa curiosidade que vern despertando esse grande encontro. " 

Urn dado interessante sobre os jomais Diario do Povo e Correia Popular, que vale 

a pena ser ressaltado, e a postura "regionalista" desses veiculos. A cidade de Carnpinas, 
bern como suas atividades e cultura, incluindo ai evidentemente seus times de futebol, 
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eram sempre exaltados nas paginas dos jornais. Na verdade, isso acontecia com qualquer 

jornal, mesmo os jornais da capital. Mas com o tempo, essa postura regionalista manteve

se mais nos jomais das cidades do interior. Hoje, o Diario do Povo e o Correia Popular, 

deixam transparecer as vezes essa exalta.yiio a cidade e regi~o, mas niio como antes. E os 

jomais da capital, como o 0 Estado de S. Paulo e a A Folha de S. Paulo, se tornaram 

mais cosmopolitas, como a propria cidade de $iio Paulo. Campinas e uma cidade muito 

grande, uma das maiores do pais, mas ainda e uma cidade do interior, e nuan.yas dessa 

condi.yiio aparecem nessas particularidades, como por exemplo dos jornais camp.ineiros. 

Como ra do esporte "desde sempre", me acostumei a ouvir jogos de futeQ_ol e 

radiojomalismo em diversas · emissoras de radio da regiiio e da capital. As radios 

campineiras sempre foram exageradas em alguns aspectos. Bern, de\fSl-Se dizer que a 

transmissiio de uma partida de futebol p~lo radio, devido ao proprio veiculo que niio traz 

ate nos imagens do jogo, a partida, mesmo sem muita emo.yiio na realida<!_~, passa a ser urn 

evento epico na voz dos seus radialistas, verdadeiros herois eu diria. Pois a capacidade de 

sintetizar lances de futebol numa velocidade impressionante e adicionar ao lance urn grau 

elevado de emo.yiio e expectativa, que muitas vezes niio existe de fato, faz do trabalho do 

radialista de futebol, algo maravilhosamente bonito e dificil, excitante e instigante. 

0 futebol campineiro ainda "produzia" nesse :P_eriodo muitos clubes. Por exemplo, 

numa epoca em que se falava muito no fascismo, existia tambem urn time em Campinas 

com o nome AA Fascista. As noticias ainda vinham carregadas de palavras e expressoes 

em inglt~s. Gols eram "pontos". A avia.yiio ainda tinha grande destaque e ainda ostentava a 

condi.yiio de esporte, ou no minimo, uma grande aventura para "homens especiais" - e 

muitas mulheres tambem, que venceram o preconceito. 

Mas, o mais interessante e importante nessa :P_rimeira edi.yiio do Correia Popular e 

urn texto na se.yiio de esportes que e quase urn manifesto, lamentando a ausencia do derbi. 

Parece ate exigir a volta do maior classico da cidade, o que deixa muito claro o quanto o 

derbi, ainda niio ·chamado assim, represei:ttava para a cidade na epoca. Ja nessa epoca, o 

derbi ultrapassa a esfera do futebol campineiro, ultrapassa os limites da cidade de 

Campinas, tornando-se urn evento estadual. Mesmo que, depois de participarem 

respectivamente dos Campeonatos Paulistas da LAF e APEA, tenham voltado a disputar o 

futebol campineiro, jogando o Campeonato Campineiro, Ponte Preta e Guarani ja nao 

eram mais apenas conhecidos times da cidade. Eram ia o CJ11e hoje siio, os maiores e mais 

tradicionais times da cidade. Nao se podia compara-los com as outras equipes do futebol 

campineiro. Mesmo considerando a existencia de temiveis esquadroes na cidade, como o 

Campinas F. C. dos anos 30, que ganhou fama em toda a regiiio de Campinas e interior de 

Sao Paulo. 

E essa "volta ao futebol campineiro" foi temporaria, durou meros 15 anos (1932 -

1947), pois logo ambas as equipes ja estariam novamente disputando o Campeonato 

Paulista, inicialmente na II Divisao, e rapidamente passando para a I Divisiio. Em 1947, 

quando come.yam a disputar o Campeonato Paulista, havendo disputado o Campeonato 

Campineiro pela ultima vez no ano anterior, Ponte Preta e Guarani, ja times profissionais, 

nunca mais retornariam ao futebol campineiro, que continuou amador. 0 "Campeonato 

Campineiro" se transformou, considerando algumas interrup.yoes, no atual "campeonato 

amador da cidade", onde equipes como Gazeta, Tecnol, Parque Brasilia, Barao Geraldo, 
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etc, ganharam fama e tradi9ii.o, dentro dos limites da cidade. Ponte Preta e Guarani, ja nos 
anos trinta, nao "pertenciam" mais somente a cidade de Campinas.313 

Mas nao foram s6 Ponte Preta e Guaram, miahos-separados J*lf ajlOOll&-alguns 

quarteiroes, conectados pela Avenida dos Esportes; que liga diretamente os estadios 
Moises Lucarelli e Brinco de Ouro da Piincesa, que conseguiram participar do 

Campeonato Paulista profissional. Outras tres eCJ!lip_es tambem particip_aram, sem obter 
similar destaque. 0 primeiro desses tres foi o ja extinto E. C. Mogiana, que fundado em 7 

de julho de 1933, participou do Carnpeonato Paulista da II Divisao nos anos de 1947-
1950 e 1958-1959.314 Depois, em 1986 e 1987, o E.C. Gazeta, hoje clube amador e 
licenciado de participar do certame 0stadual 0-1}00-fl»:a-fundado em 10-4e-junho de 19~0, 

jogou a III Divisao paulista. E p9r fim, nos recentes anos de 1998 e 1999, o Campiiias 
F.C. atuou na V Divisao paulista (a serie "B-2"), realizando nesses anos excelentes 

campanhas, quase se classificando para a IV Divisao (a serie "B-1 ") paulista. Esse 

Campinas F.C. nao eo antigo e tradicional time da cidade. Foi fundado em 1° de janeiro 
de 1998 por dois ex-jogadores do Guarani F.C. e de outras grandes equipes do futebol 

brasileiro e internacional, alem da Sele9iio Brasileira, Careca e Edmar. Essas tres equipes 
tiveram destaque nos jornais que cobriam o futebol. Mas nao o mesmo destaque dado a 

Ponte Preta e Guarani. 
Voltando a primeira edi9iio do Correia Popular, em 4 de setembro de 1927, o 

"manifesto" deixa claro tambem, principalmente, a rela9ao simbi6tica entre o derbi e a 

imprensa. A imprensa esportiva campineira da e2oca "necessitava" do seu maior classico. 
E o classico tambem precisava da imprensa para maior proje9ao. Exatamente como hoje. 

0 texto no primeiro exemplar do Correia Popular foi esse: 

"GUARANY- PONTE PRETA 

313 Cabe aqui destacar que o campeonato amador de Campinas e mn dos maiores de todo o pais, possuin,do 
equipes fortes e tradicionais. E muitos desses times silo os mesmos que jogaram com Ponte Preta e 
Guarani nos anos 20, 30 e 40. Equipes, ex'tintas ou nao, como o Black Team, White Team, London, 
Corinthians F.C., AA Campineira, S.C. Corinthians, CamQinas F. C., Cambui, Guanabara, Bouiim, 
Botafogo F.C., etc., fi.zeram historia e muito ajudaram a engrandecer e projetar o futebol da cidade, 
embora nao tenham conseguido atingir a proj~o e tradi<;ao dos Qrotagguistas do derbi camQineiro. 
Muitos ainda funcionam como clubes, mesmo nao mantendo um time de futebol, nem sequer am_ador. 
TambCm vale destacar que essa grande atividade do esporte em Campinas gerou mais recentemente, nos 
anos 80, tambCm uma liga de futebol de sahio, considerada uma das maiores e mais fortes do pais. 
314 0 E. C. Mogiana tomou-se um dos times mais tradicionais da cidade e curiosamente um dos nutis 
"queridos". Os mais velhos, que se lembram do time que fez historia no Campeonato Campineiro e que 
possuia um estadio bastante tradicional, que inclusive abrigou muitos derbis, sempre se referem a ele e ao 
antigo Esllidio Dr. Horacio An!Ouio da Costa com muito carinho. 0 E. C. Mogiana talvez tenha sido o time 
mais simpatico da cidade. E isso provavelmente se deu porque, alem de ser um time de origem openiria, 
era o time dos funcionanos das estradas de ferro da Mogiana, ele durou pouco tempo, cerca de duas 
ctecadas, e nesse periodo chegou a disputar o campeonato estadual profissionaL e principalmente porque 
nesse periodo de existencia, o time jamais amea9ou a hegemonia de Ponte Preta e Guarani no futebol 
campineiro, sendo assim acolhido naturalmente por ambas as torcidas como um time "simpatico" e 
"inofensivo". Essa constata<;iio foi possivel basicamente atraves de fontes orais, de ideias e irnagens sobre 
o E. C. Mogiana que permaneceram no imagiruirio do torcedor de futebol campineiro. 
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A lamentavel scisiio do foot-ball paulista, reflectiu-se tambem em Campinas, 
collocando em campos opostos os dois antigos e tradicionaes gremios sportivos, 
Guarany e Ponte Preta. 

Velhos rivaes, contanddo ambos com uma legiiio enorme de fanaticos 
admiradores, sempre lutaram com denodo pela prosperidade do foot-ball em nossa terra. 

Nem sempre navegaram em mar de rosas. 
E situa{:oes bem criticas, horas bem amargas, ambos atravessaram e a situa{:ito 

de relativa prosperidade de que hoje desfrutam, devem-na aos esjor9os e a tenacidade 
com que sempre se bateram pelos seus ideaes sportivos, em um meio, onde outras 
iniciativas, algumas de maior vulto tem jracassado lamentavelmente. 

Os jogos Ponte-Guarany marcaram epocha nos meios sportivos do Estado e em 
Campinas constituiam verdadeiros acontecimentos, em que se interessava quasi toda 
popula{:iiO. 

E agora com esses clubs em entidades differentes, ate quando ficariio os 
afficionados privados desses encontros sensacionaes? 

Chilo sa!" 

Mas no primeiro derbi, que se deu em 20 de novembro de 1932, o Correia 
Popular come'tou sua cobertura sobre o esperado jogo cerca de uma semana antes do 
jogo acontecer. E a partir dai, o jomal come;;:a a se referir ao jogo como o "Derby" da 
cidade. 0 Correia Popular e o primeiro a se referir ao cl<issico como sendo o "Derby". No 

dia 12 de novembro, na se~tlio de esportes, uma ~noticia traz o seguinte titulo e texto: 

"0 "DERBY" DO FUTEBOL CAMPINEIRO ... 
De amanhii a sete dias: -- Guarany X Ponte 

E uma partido que, pode dizer-se, e tradicional no futebol campineiro. 
Quando os dais velhes. .ft;wGI'iUJ.s-fie..nessojulelxJI-58-encontram,a-ge-nte-aJi ~te 

saudades das partidas viu, deslumbrantemente disputadas, e das torcfdas 
formidavelmente enthusiastas. 

E o "derby" do futebol campineiro ... 
Dia 20, isto e: domingo que vem, Campinas ira ver em li1;a de campeonato, esses 

dois rivaes. 

Ja come9a-se a commentar. 
0 primeiro parecer ahi esta: ·e do sr. Jose Coelho e que sendo "Torcedor Roxo" 

da Veterana acha que os seus quadros devem ser assim formados. 
I" QUADRO: - Bahiano; Carneiro e Duarte; Peir6, Martellete e Neco; Sacy, 

Vermelho, Car/ito II, Laercio e Ratto. 
2° QUADRO: - Christ; Tetelo e Pinhal; Mimica, Canellini e Tuninho; Salgado, 

Rubens, Alvico, Carlita I e Zico. "315 

Urn dia antes da "retorno" do derbi, em 19 de novembro de 1932, o Correia 
Popular publicou o seguinte titulo: "Amanhii, em.fim Guarany x Ponte". No dia 16, o 

315 As escala<;6es j:i aparecem com os "pontos e virgulas", separando os setores do time: defesa, meio
campo e ataque. 
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jornal ja havia publicado outro titulo promovendo o jogo: ·~ partida que Campinas 

espera ansiosamente ". 

(0 Correio Popular usa pela primeira vez o termo "derby" na edit;_iio de 1211111932.) 
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0 termo "Derbi" e smommo de "embate", "rivalidade", "tradi<;:ao", e foi 

"importado" da capital. Anos antes, o jomalista Thomaz Mazzoni se referiu ao classico 

S.C. Corinthians P. X Palestra Italia como sendo o "derbi paulistano", ou seja, o maior 
classico de Sao Paulo. A "importa<;:ao" do termo foi precisa, ja que desde a decada de 10 
Ponte Preta e Guarani realizam o maior classico da cidade. A rivalidade entre Ponte Preta 

e Guarani se inicia antes, inclusive. Na capital, S.C. Corinthians P. e S.E. Palmeiras se 
enfrentaram pela primeira vez em 1917. A rivalidade entre Ponte Preta e Guarani tern 

inicio entre os anos de 1914 e 1916, quando ate brigas de torcidas ocorreram em dois 

jogos realizados nesses anos. 
0 Correia Popular nessa epoca apresentava algumas caracteristicas parecidas com 

o jomalismo da decada anterior, do Diario do Povo. As noticias sobre politica e econornia 

predorninavam no jomal. A linguagem, J:l.Or exemplo, mantinha o tom pessoal e opinativo. 
Uma "formalidade" na linguagem tambem pode-se notar, mesmo em rela<;:ao a cobertura 

esportiva, que nesse sentido, sofreria ate os nossos elias uma transforrnac;:ao sigt}ijicativa na 

linguagem, muito mais que em outras areas. 
Alem da se<;:ao "Sports", entre as sec;:oes {lresentes nas paginas do Correia Popular 

dessa epoca encontramos por exemplo a "Sec;:ao Agricola", com noticias e inforrna<;:oes 

sobre a produ<;:ao e trabalho nas grandes fazendas da regiao, "Se<;:ao Commercial", com 

noticias, tabelas e informa<;:oes sobre o comercio da cidade e regiao, "Se<;:iio Medica", com 

dicas e informa<;:oes medicas, "Medicina Veterinitria", com dicas e inforrnac;:oes sobre 
como cuidar e tratar os rebanhos, "Cultos e Credos", similar ao "Vida Religiosa'? do 

Diario do Povo, com inforrna<;:oes sobre as atividades religiosas na cidade, "Palcos e 
Cinemas", com noticias das atividades artisticas e culturais da cidade, "Pequenos 

Anuncios", exatamente o que diz o nome da se<;:ao, "Telegrammas e Telephonemas", 
se<;:ao de servi<;:os para a popula<;:iio, e "Indicador de Profissionais", urn espa<;:o para dicas, 

anuncios e informac;:oes referentes ao mercado de trabalho da epoca, entre outras se<;:oes. 

E a exemplo do Dicirio do Povo, o Correia Popular tambem come<;:ou a publicar contos 

ou novelas numa se<;:ao chamada "Folhetim". 
Como o futebol ainda nao era profissional, se rnisturavam a ele muitos outros 

esportes numa pagina do jomal. Era tambem comum se noticiar as atividades ~rais do 

clube, desde bailes, festas ate jogos de outras modalidades e das categorias de base do 

clube. Isso hoje nao ocorre mais nas pa@!J.as dos iomais, que nao mais noticiam atividades 
do clube, a nao ser que essas atividades se exteriorizem, e tambem nao noticiam jogos das 

categorias de base, a nao ser que tenham, 2or algym motivo, uma enorrne relevancia. 

Hoje, basicamente, apenas noticias sobre a Tac;:a Sao Paulo de Juniores, realizada sempre 

em janeiro para comemorar o aniversitrio da cidade de Sao Paulo, sao publicadas. Esse 
tomeio, de muita tradi<;:iio, recebe grande cobertura nas paginas esportivas de todos os 

jomais de Campinas e regiiio, Sao Paulo e o resto do estado, e tambem de muitos jomais 

dos principals centros ou capitais do pais. Alem da tradi<;:ao e importiincia da Ta<;:a Sao 

Paulo de Juniores, que revela muitos jogadores por ser uma especie de vitrine para os 
times, a extensa cobertura tambem se deve ao fato de que o torneio e disputado num 

momento em que geralmente o futebo1 profissional esta de "ferias", ou no maximo se 
preparando para a temporada que se inicia no final de janeiro ou comec;:o de fevereiro. 
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Antes, portanto, as categorias de base recebiam mais espa<;:o nos jornais. No 

Correia Popular de 26 de outubro de 1927, em meio a muitas noticias de futebol e outros 
esportes, aparece uma noticia sobre o acontecimento de urn derbi na categoria infantil: 

"I 316 Guarany vs I Ponte Preta 

Realizou-se domingo, irs 13 horas no campo do I Guarany, o jogo entre os clubs 
acima. 

4a2. 
Depois de renhida !uta conseguia sahir vencedor o I. Guarany pela contagem de 

0 quadro vencedor esteve assim organizado. 

Gym 
Salvador Baptista 

Ihomaz Armando Alcides 

Nestor Germinal Edmundo Carme Paschoal 

Os pontos foram feitos por intermedio de Ihomaz (2); Nestor e Germinal. 
Parabens a valente esquadra bugrina." 

Com a profissionaliza<;:ao de muitos esportes, principalmente o futebol, na decada 

de 30, ocorreu urn processo de organiza<;:ao e institucionaliza<;:ao do esporte. Apesar de 
muitos clubes, cronistas e jogadores de futebol . terem se posicionado contra a 

profissionaliza<;:ao do futebol, ela ocorreu. Exemplos marcantes sao os do Club Athletico 

Paulistano de Sao Paulo, fundado em 29 de dezembro de 1900, e da Associa<;:ao Atletica 

das Palmeiras de Sao Paulo, fundada em 9 de novembro de 1902, que como fim da Liga 
dos Amadores de Futebol, a LAF, em 1929, resolveram desativar seu departamento de 

futebol. Diziam que o esporte havia se popularizado demais e que o "purismo" do futebol 
se perderia com a introdu<;:ao do profissionalisrno. 0 C.A. Paulistano fora, ate aquele 

memento, o maior e mais tradicional time do nosso· futebol. E a A.A. das Prumeiras 

tambern constituia time de grande for<;:a e tradi<;:ao na epoca. 
317 

316 Infantil. 
317 0 C.A Paulistano, apelidado de "0 Mais Qaeiichi', eJa o maim time-de-sua epoca. Quando abandonpu 
o futebol, possuia ll titulos paulistas em 28 participa'-aes - o q]ie !he dava a melhor media. Foi campeao 
em 1905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1926, 1927 e 1929, e permanece ate hoje como a 
(tulca equipe a ser tetracampea paulista. Na epoca, seus rivals tiuham poucos titulos paulistas, eram 7 do 
S.C. Corinthians P. e 3 do Palestra Illllia E ainda hoje, e o quinto time com mais titulos paulistas 
conquistados, perdendo apenas para o S.C. Corinthians P., 24, S.E. Palmeiras, 21, Silo Paulo F.C., 19, e 
Santos F.C., 15. Arthur Friedenreich, o maior jogador do seu tempo e que jogou no tradicional time por 
anos, foi artilheiro do Campeonato Paulista por seis vezes, todas vestindo a camisa vermelha e branca do 
Club Atbletico Paulistano, que tambem e o quarto time que mais artilheiros teve na competi9iio paulista, 
l3 vezes, perdendo apenas para Santos F. C., 21, S.C. Corinthians, 20 e Silo Paulo F.C., 14. Hoje, o clube 
ainda existe, e estl\ voltado para outras atividades. Mantem urn time, mas de carater amador. A AA das 

Palmeiras. ao contr.irio, estl\ extinta. 0 time, alvinegro, conquistou tres titulos paulistas em 21 

participa,aes, vencendo em 1909, 1910 e 1915. E em tambem tres oportunidades, o time teve o artilheiro 
da competi9iio. Em 27 de janeiro de 1930, alguns jogadores e diretores das duas equipes, inconformados 
como frm dos times, resolveram fundar outro time, o Silo Paulo F. C. da Floresta ("Floresta" porque o seu 
estadio ficava na Chiicara da Floresta, antiga sede da A A. das Palmeiras). 0 clube faliu em 1934 e foi 
comprado pelo Clube de Regatas Tiete. E com o nome de C.R. Tiete, disputou uma seletiva do 
Ca.mpeonato Paulista em 1935, mas fracassou no intento, desistindo em seguida do futebol. Mas no 
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Essas mudan9as no futebol tambem alteram a cobertura jornalistica. As paginas 

vao se alterando para nelas abrigar noticias de urn futebol agora profissional. Esportes 

como pingue-pongue e boliche vao sumindo da pagina de esportes. Os times amadores 

vao perdendo espa9o, embora o futebol amador da cidade ate hoje receba grande 

destaque. Mas certamente as paginas de esporte Q.assam a ser quase totalmente voltadas 

para o futebol, e o espa9o destinado a esse esporte e quase todo ocupado com noticias de 

Ponte Preta e Guarani, os unicos time profissionais da cidade que resistiram ao tempo. 

Com essas mudan9as, o derbi se transforma definitivamente no grande evento ·da 

cobertura jornalistica campineira. Chega-se a iniciar a cobertura do derbi muito antes dele 

ocorrer, ate cerca de urn mes antes. E como tempo, aparecem edi96es e materias especiais 

para abordar o derbi. Hoje, sempre que ocorre o derbi, recorre-se a materias que ilustram 

a hist6ria, as estatisticas, as curiosidades e principalmente a rivalidade entre os dois clubes. 

Assim, mantem-se o derbi sempre vivo para a imQ.rensa escrita. Pauta certa para o dia a dia 

de urn jornal. 

As paginas dos jornais, na decada de 30, ia come9am a ser muito parecidas com as 

atuais paginas esportivas. Eram ate mais ricas em dados e informa96es, ja que com o 

tempo o perfil do leitor de jornais mudou consideravelmente. Hoje, o leitor e uma pessoa 

muito mais submetida a urn ritmo alucinante no dia a dia, alem de tambem, ser uma pessoa 

menos acostumada a leitura de textos longQ_s, resultado das transforma96es socials e no 

sistema educacional nas ultimas decadas. Entao OS textos jornalisticos obedecem a risca a 

essa caracteristica. Sao textos curtos e objetivos. 

Essas transforma96es aconteceram principalmente porque o jornal impresso 

come9ou a competir com outros veiculos, q_ue nao exi~m o esfor90 e o tempo da leitura. 

E o caso da televisao e do radio. Sao meios de comunica9ao por onde a noticia e 

transmitida da maneira mais- o\Jjetiva-e nipida-flOSsivel, -na&-exigi~~o algum ~o 

"leitor", senao urn minimo de aten9ao. Por isso, a partir da decada de 70, quando a 

televisao passa a ser concorrente, os jornais impressos passam tainbem por mudan9as com 

o intuito de manter seu leitor, que tambem assistia a televisao e ja ouvia o radio. 0 mesmo 

ja havia ocorrido nas decadas de 40 e 50, quando uma cobertura esportiva mais densa deu 

Iugar a uma cobertura mais dinfunica nas pagitlas dos iornais, em fun9ao da concorrencia 

com o radio. Esse processo de dinamiza9ao da cobertura esportiva em geral, 

principalmente no jornal impresso, obrig_ou os veiculos a realizarem uma sele9ao dos 

esportes e seus aspectos "mais interessantes" (para o mercado ). E o momento em que o 

futebol pro fissional passa a ser -e-objete de interesse da-imprensa em-geral,-:Mando1 o 

futebol amador a margem dessas transformay6es. 

Voltando ao periodo de 1930 a 194 7, os jornais come9am a utilizar muita imagem 

(fotos, ilustray6es, charges, quadrinhos) e graficos. Em 1936, por exemplo, o Dicirio do 

mesmo ano, em 4 de junho, urn grupo de torcedores inconformados, resolveu "refundar" o time, agora 
com sede novae o nome Clube Atletico Sao Paulo com as mesmas cores do antigo Sao Paulo F.C. da 
Floresta. Em 16 de dezembro, ainda em 1935, o time muda de nome, passa a usar as mesmas cores, 
camisas e emblema do Sao Paulo F. C. da Floresta. Trata-se agora do atual e tradicional Sao Paulo F.C., o 
"tricolor do Morumbi" ou "0 Mais Querido", apelido herdado do seu ancestral, o C.A Paulistano. Para 
muitos, o atual Sao Paulo F. C. surgiu de fato em dezembro de 1935. Para outros, o Sao Paulo F. C. da 
Florestaja corresponde ao amal time. 0 Sao Paulo F. C. da Floresta chegou a ser campeao paulista em 
1931, e dois anos depois, teve o artilheiro da competi<;ao, V a! de mar de Brito, com 21 gols. 
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Povo ja apresentava em suas paginas tiras de q_uadrinhos: "Eu sou o Sr. Kilowatt", que 
realizava uma propaganda instrutiva sobre a utilizayao e vantagens da eletricidade. Para o 

futebo~ o Correia Popular utilizou tiras de qgadrinhos nos anos 70, com o cartunista 
Marcio Uchoa, e nos anos 80, com o cartunista Haffis. Atualmente os jomais nao utilizam 

mais tiras regulares, embora em al@lns mementos, as paginas esQortivas tragam 

ilustrayoes e caricaturas enfocando algum fato ou evento. 
Em 1976, foram publicados tres numeros de uma revista intitu1ada "Derbi". Essa 

revista trazia as charges e tiras de quadrinhos de Marcio UchOa, com a participayao do 

jomalista Zaiman de Brito Franco, escrevendo os editoriais. 

0 diario Lance! publica diariamente uma charge na pagina 3. Intitulada "Humor", 

o espayo traz charges do cartunista Gustavo Duarte, enfocando destaques das noticias 
publicadas pelo jomal. As charges, caricaturas, tiras de quadrinhos e ilustrayoes se 
tomaram comuns nos espayos destinados aos esportes nos jomais. 

Tambem em meados dos anos 30, as formas dos textos vao se alterando. Titulos 

longos aparecem para introduzir uma materia. No dia 26 de abril de 1936, o Ditirio do 

Povo publicou o seguinte titulo sobre o derbi: 

"Os esquadroes representativos do Guarany e da Ponte Preta mediriio forr;as hoje, num 

prelio official, no Hypodromo Campineiro - Sera decidida a posse do bronze 
'Collocar;iio'- Urn temo elastica ao artilheiro que marcar o primeiro Iento da tarde. " 

Trata-se do titulo inteiro. Nao ha uma separayiio clara ainda entre o que seria o 

titulo de fato e uma linha fina, e mesmo urn subtitulu tambem nao era ainda comum. 318 

Esses recursos s6 viriam de fato posteriormente, embora ja se esboyassem recursos 
semelhantes. Ja na decada de 40, esses recursus-ficanr bern claros e padronizados nas 

paginas do jomal. Em ediyao do dia 16 de janeiro de 1940, o Diario do Povo publicou, 
embora ainda em letras grandes (fora do padrao atual portanto ), o seguinte titulo, seguido 

do subtitulo: 

"0 Guarany niio resistiu a impetuosidade da equi[!e pontepretana que o venceu com 

meritos por 2 a 1 (titulo)- Farah! e Nardinho as me/hares figuras do ataque vencedor. 
As estreias da Veterana agradaram. 0 juts. Outras notas da nossa reportagem. (linha 
fina) "319 

318 .. L.nh fi " . do "-' de d . bai d ·~• . . l - 1 a na e urn segun t1~wcr1t'tenOS" staca4J que costwna ~n em xo o thwo ptmc¢, 

trazendo informac;Oes adicionais ao titulo. A "linha fina" vern sempre nurn corpo menor. 0 "subtitulo" e 
usado para "quebrar" o texto, separando-o em partes, tornando o conjunto mais "limpo" visualmente. 
Hoje, com textos mais objetivos (menores) e "rapidos", o "subtitulo" e urn recurso muito usado nos 
veiculos de comunica¢o impressos, tanto em jornais, como, principalmente, em revistas, que possuem 
tex1os maiores, por serem materias "frias", ou seja, nao noticias do dia, mas sim do momento, publicaveis 
sem que seja nurn dia especifico. 
319 A linha fina ainda nao era exatamente urn complemento do titulo, urn adicional de informac;Oes, mas 
funcionava como uma "chamada" da noticia, ou seja, frases que introduzem assuntos que seni:o abordados 
no corpo da materia. Hoje, as chamadas vern na capa do jornal ou na capa dos cadernos especificos, e 
geralmente funcionam com urn titulo e urn pan\grafo introdut6rio. 
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Outro exemplo, na edi9ao de 4 de julho de 193 7, sobre o derbi desse dia na se9ao 
"0 'Diario Esportivo"', do Diario do Povo: 

"0 jogo mais sensacional da cidade (titulo) -Ponte Freta X Guarany- 5 Estreas- Os 
quadros - Premios - Tat;a Sudan - Um fino corte de casemira - 0 Juiz - Outras notas 
(linha fin a) ". 

Em 24 de mar9o de 1935, o Correio Popular, em exemplo da popularidade do 
derbi, privilegia a cobertura do chissico em detrimento de uma importante partida que 
envolvia o poderoso Campinas F.C., carnpeao carngineiro, ou "campeiio do 'association' 
da Princeza D 'Oeste", como descreveu o jornal, como ja tradicional Sao Bento F.C. de 

Sorocaba. Sobre o derbi, urn simples amistoso vencido Qelo Guarani em seu estadio por 4 
a 3, o Correio Popular a ele assim se referiu: "0 cotejo mais vibrante do nosso 
"association" - Ponte Freta e Guarany voltam a se encarar hoje, num prelio que nao 
admite progn6sticos". Mais uma vez, urn titulo imenso. Vale destacar que o Campinas 

F.C., alem de ser o entao carnpeao da cidade, tarnbem era bastante tradicional e cuja fama 
de time forte havia se espalhado pelo estado, como demonstra o proprio encontro com o 

Sao Bento F.C. de Sorocaba. Algy.ns cheg_<!rarn a se referir ao encontro Guarany e 
Campinas F.C. como sendo o derbi da cidade ... 

Ainda em 1935, em 24 de novembro, em meio a noticias principais, de primeira 
pagina, sobre os conflitos militares entre Italia e Eti6pia, o Correio Popular publicou o 

seguinte titulo sobre o derbi que se realizaria na<ruele dia: "Na iminencia da realizat;ao do 
jormidcivel choque Ponte Freta X Guarany - 0 Encontro que revolucionou os meios 
esportivos campineiros". Mais do que urn titulo long_o, o j_ornal demonstra mais urna vez 

uma especie de reverencia ao jogo das multidoes da cidade. 0 jogo aconteceu no 

tradicional Hip6dromo Carnpineiro e valeu pelo certame da cidade. A Ponte Preta saiu-se 

vitoriosa por 1 a 0. 

Outro fator importante que com~ou a ser acrescentado ja no final dos anos 30 foi 
a cronica esportiva. Urn espa9o para cronistas e articulistas escreverem sobre urn ou mais 

temas que estejam presentes nas materias do iornal, na pauta diana ou em Q..auta recente. 

No Diario do Povo, publicou-se por exemplo o "Veneno ... por Venenoso & Cia.", duas 

colunas com notas, comentarios, satiras e criticas sobre o universo do futebol. Esses 

espa9os se tornariarn muito comuns nos anos 40. 

Em junho de 1938, essas colunas "Veneno ... por Venenoso & Cia." publicararn 

uma serie de notas e criticas a respeito da participa9ao brasileira na Copa da Fran\)!\.. Nas 

semifinais desse certarne, o Brasil enfrentou a Italia e p_erdeu por 2 a 1. Houve urn penalti 
que foi muito comentado na epoca. Os jornalistas brasileiros diziarn que o penalti tinha 

sido irregular e que s6 assim a Italia se classificou. Chegavarn a conclarnar o time 

brasileiro a nao jogar mais a Copa, como nessas manchetes de junho de 193 8: 

"Sem a decisiio javoravel da Fija (de anular a partida contra a Italia) o Brasil nao deve 

jogar! 
E este o appelo enviado aos nossos representantes na Frant;a. Um filme que niio pode 
esclarecer a verdade quanto ao "penalty" que decidiu a pugna em favor dos italianos
rejeitada a queixa da equipe nacional. " 
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! :r:: c:1ple-!idic;~1. pet t n~·o. a ~ .:·\t.• f:l· 

Opti:nament~ treh:ado~ e grsndC'~ 
in Olt~nt-. e-nthu<:i~ :<!1~:-td:.~: •. _J_•;; ja:-~adnres t 

d::.,o:;. dt:a~ mi!~ ... n•:ha5 ,l~:;.:-t_.ll,ht<;0~s Col 
10. nc~~ .. f'.tt~bt.;I. ati:;;~r-s..:-:lo U l~::=t;l. cle

cidic!c:~ a conquistar p~a·s {).--; rcfC'ridcs -- 0 ,·:-:r:-:!n') .~n:·.\ -- t ~:·h..Ji.,.tiC'l c~r o:r.anh;'t 

--
narlida a ier bu~a~<1 .n ·~ ! ., ; .ll . 

~~~ ·.; .. -
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PONTE PRETA 'X GUARAN 
I} ... 
~ 

5 Estreas - Os quadros·- · Prel .... v;:, 
.. 
;;::: 
~ 
~ U m fioo corte de . casemira - - Outras notas 

parUda que sera ~~~ectuada aa; Pagode, Odllon e JabA; Juca · Porleiro vcbiculos - Francisco no IBSb•dlo <IO ,~uarany, com os Allen~~o A imprenoa - Leone! 
1 tarde, no campo ua rua Ba· Palo, Ptollm, Dedovlts, ~nrllto e dos Santos. valorosos quadrOs da A. A. Ponte F''trcira Gomes. 

oeraldo d• Reoendc, em pro· llu•na. Alten~Ao ao• jogadore. - Jos6 Pretu, 'em dispuia do Campeonato Reservado da imprcnsa - Pu-
lmento ao certamen orgnnl· 0 JUIZ SERA' 0 SR. JORGE Ml· Rtghelto c Antonio Peixoto Filho. dn. eidade, patroclnado pcla Liga choal de Lucoa. 
pela Liga Campincira de Fu· GUEL, DA L.P.F. Massagista: l'rof. Nestor .Son· Campineina de._futcbol, loram to· Rcservados <lo Guarany e da !)· 

vem desp'orla·ndo em nossos Para dlrlglr e11e imporlanle en· res. madas as S'<g~~·!.~• deUb•ra~(\es; sa - Os de costume. 
~ e.sportivos os mais ,•ivos contro, os ~epresontantes dos clu- Chamada de jogadores - Esliio ~ort~es ~ 4bertura b 12 horas:. Procurador - Luiz Vi~laro. 

lentarlos, qucr pclo f.aclo dns bcs disputantts tscolberam o 5r. cbamados p:.~ra compareccrem ~s Portejro3 - Amad.cu Del Passo Director Technlco - Arctlino 

neras eslr~as que scrlo aprc· Jorge Miguel, da !J.P.F., o ,qual, 13 horas em ponto em o Estadlo -Eugenio Ftanco 0 At•gelo Bel· Ferreira Pacheco. . 
dns. pelo quadro •·pcriquito"

1 
par oc:casiii.o do encontro s. Pau- os seguintes jogadorcs:- Anna•n- Juominj. Dirhcc;Ao csportiva- Carlo Car 

pela revaUdade '.!Iistentc en• lo o Gtt3rnny, conduzlu·.se com do - Cunha - Lucio - Jo·el - Bilbcteiros _ Salvador Carda- cani - Jos6 C. Al<'gretti e Odo· 

nbos. Ali3.s, niio sO em Cam· geral as;ado. Oxah\ tenha o sr. Miguclzinbo - Jnbu' - Nane - mone <: l.Jconilio PierrL rico Gonc:.~lV'!s. 

es}lorli\'a como em tod·as as 

es circumvizinhns. quando se 

na tradicional pn: tida entre 

·pretanos e bugrinos, n:'io ha 

tisba que rique rm casn agunr 

> apenas o r'<1Stlltado da lui:~. 

Jorge 1\hsuel a mesma conducln Tcte1lo - C•.1slodio - Aristeu ~ Amadorcs: - A's 12,30 boras 
a•n•terior e com lsso contribuirU de 1 Hodrigut's - Fla\'io -Gabriel- Guardas - Os de costume. dever;1o achar-se dcvidamente uni-

mnncira. \'oliosa pana que a pugna I Pcir6- Mign;:~ - Botelho- Sc" Direq:io Gcral - Dr. Vicenl'a formisados os seguintcs: Armando 

tonhn -urn transcon•er &em inci- I bastil1o - ~'· Gostoso - Bimbo - Torregrossa - Dr· J · P~rdo ?\!~o - Abel - Armandinho - DilC -

denies. l\ico - Dollcon - Bigim - Ruy e Jos6 Balbo. Tullio - J<ico - Pogodc - Odl· 
PREMIOS - A1\'ico - Octnvio - Vicente Fhcnlisnc;.iio: Jncob Laic - Jro;~ 1 ~:) 1 : J.11ca P:~to - Camisoln -

A fabrica de cigarros Suda.n, por.- SC\"I:<rino- Edg:ard- Diriguy Mas,.lli- Raphael 1\. P1 '1. l r,, : .:" - Tiiollo - I.onahln 



ae ferira. .amanba, n~ can

Guariuy F, C. em prose· 

~lain to tlo· ceria me maxlmo. da 

que 

entre as duas potenclaa 
noaso tutebol denri asuardar 

(
'obremaneira o nosao publico pol1 
ti 'ftO primeiro encontro 0 estadJO 

•itois completamente Jota~c • qua· 

•i certo que para o cotelo de •· 

_ _ -·~om~ 7 6;d~·:'~~-tif'~;~ . . ·. ·''··' ........ ,,~. ~ 
tl;:;so, uo pri~!irQ~ cnc.?n~:. _.<.!~: ~b_Gcime~~o_ ~ubll_co, s~~f ~~~J~~~ Uiaf:a~ 
c_cutro apenas amistos~). o: D05So Q_O-_\"rgprlo_ tranunado!;~~:)o~~ 
publico niio presenciOU 0 especta.. fuinte, Dii? P:Q~Q ba•ter t\escODlOll:~ . . - - . . . . . - ... -- .- ...... , 
culo que e~perava. • .is to ~\le ·taniento de5te QU daqUelle.' '~~~~' 
a-o~coJhM du arbitro consJituiu 'Jru Anim· poi$, o enthu~\as~"q~~< 
n.otho de sobra para que'O "bu- &Uei~oados ereceu d~;rq_aueirl 
grt" o consideraSse deucredH1~ prehendente. ainda 

tlo para tal Jm. A ·Ponte. Preta dois quadros_ espcram 

vor sua •••· allrsou ··quo o scu !ulrbol dilno do ·!IOta. m~o por; 
~dversario mlo· se ·apfesenlou em que pftJitndem dhtaser 1. tnl iui· /~~-~~J~~;~~t~~ ~e~ -~ c_on~-~ que a _ , . . . . 
campo na horo Ngulamentar. . prcnio causada por occaallo::. do .~ ,d•:;~'.oP,Um~· .d";sous de· ro. taln• tenha· aida l!l'fl ....... 

Q final, precisou a lnlP.rvtn~J.o · primelro turno. ·;.·,;p: ~.·~~~:;-:·-~; so~~t~Bm-lsa • objecUvo. TerA • Pon\8 0 ·con~ 
de tercein1s paru qUe o encontro ll!t'l~oisu'o1~ots~t s · :n'i X1 .. ~ ... :~~-b~'.h~~-~~ ~Umo a~tuando pre i cuno de uovo4 eteJneqtott J$' 
10 realbusse, embota IPl caracler De· • mmodo aoral, o ara~dlo-- s~n~-:n-~n~~·- para 0 B. C. Corln• o quo veremoa amanhl I*" occa~ 
amistoso. •o encontro que. ae n•UIOri_'; I!" .~~•,';d•?'.?pllal,··:-,-: .. •! i allo da formldavol !>Ulna.· 

--·--- - ·~l.·::-:-;-'-- . -·--·----
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zaro· 
FEHJ.o\S 

Enconl~m~se _ nesta 
o~ cstmt:~ntcs Milrio 
Ft>rnundo e Herculado 
Filho, Elia~ Mauud, Scr\·ulo :e 
Hdin cle Custro. AUrctlo, Ocla· 
l·io e Wilson Gomes Carneiro., 

.aebnm em gozo de fe· 



(Cotuna "Veneno .. " do Ditirio do Povo. 0 Derbi tambem ganha espafo em cronicas. 0810711939.) 
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'Uczne2no •.• II l"'it VE.NENOSO ell CIA. ... . . . :::::-----==· ..... ·....-..;-;;;.;:·· . -··-
tcraudlo gorat;' ape. 1'.\RA o J>Jt'f]J.IO maximo 

horas no• dl•hun do tnO• do camJ'fl()nato cnmrlnolro, sal 
•·llltmto em que Guarany e I•On· vo Inodlflca~Oes os -"anzcs" 

1 I ... il ' l"'rn a uta, cls• acrao.estcs: 
tudo IJC}n vlctorl.a, GU:!;l'Uh)'\ l,• - Armnntlo· 

n ' • a vcr o rrcmito crtlnho c Jocn; Silva. Odi· 

e~~~:~:.~;:~o 0 nct•voslsnto Jon c raVuna; }t ... crnct. Athayde. 
·: vor tocla a as. TIIblano, '~forcno o Geraldo 

Dctnos azas ao tl-Cn• :.?.• ~ Rcynaldo. Tavare~ e 
e lmnglncJnOs como Gujtlo: Severn TuTilo e Tlsia• 

a tarde csporliva de nma• nl: Ncco; Plolin. Stefano, l'ns. 
printclr-amcntc o cncon• s:U'inho c )'arngunyo. 

-::~~~·~:;; .. que }Jroya\'cl- l''ontc t•rcta: ~1.,. - Joel: 
:e bnstantc Rt· Rodrigues o Etni!lo; lHto, Sa• 

l\Icsmo assim. a as.. (".)'. Carneiro c Nasciutcnto; 
:vein com tlist>li<:encla Yon Zuben, Ah·lco, novfglio, 

}>artida entbortl os dols Nnrdiuho e Curl!tiio, 
~ltlldr<"' )utcm com ardor. 2.•: - Cunhn: Jabu c Ma· 

<~·~,r;:~~:~••:.: Q jogo tcrminn., nC: Vcnancio. Ht•lio o \'crgJ. 
~) sc ngcitmn pnrn nprc· ndli; Uinho, Jlit•igu:r, Nfqui• 

sen. sadonal cotcjo. Nis•lllho. Cnstc'lli c sc,·ct.·ino. 
lmmensa sa.lvn de pal· Jf. ""' ¥ 

o prilitciro clulxl l'O~IOS hontcm l'isitados 
para o J:t'anlatlo. l><"lo sr. Orlando ]tlasca~o. ar• 

0 Gunrany que con1 o scu :·<>nt!atnrio do rcstaurantc do 
•.)itiforme de ~o·Ia.. aprcscntava. Uusquc. c que nos Tciu- trazc~ 

? ;~:~::~~~:~;~:: c fcstivo.. tima fnuSta. notkia aos onzc jo. 
Cl'U. a. Ponte g;\dOl'f'S do quaU:ro CJUC \'Cnccr 

oyacionad~' ucla ~mnnha,.·· ' 

,~~;~tr:~"• no ~:ranut.do. Demonstrando o scu espfri• 
.') prcllminlll'es cqsta• to de csportistn. o sr. Orlando 
•'.'.l'ou-••s nut·.c.sc o trillar do arl· ~lnscaro otferecera um !auto 
,f!_d810d•> inkiO ,i partidn. jantnr RO "onz.Cu VCnCCdor • 

1 ,~fi.;' .. ,;';,,o~ 0 G~·:;n";arany qucnt o to. Hum! Agora c que 0 jogo 
(. ora C a l .. onte sc1·ii. mcsmo <lc nbnfa. 'l'atubcnt 

o taz. Lnnrcs technicos do pudcr:' vur tun jantnr ~:ostoso 
que etnociouam. n nssls· t"OUJu o do Rcstaurantc do 

Uosquc. <:uem c! que niio joga 
debn.ixo de brilhan• bern! 
sCllllll'C cnractc-rtzou 

~ .• •encolntr·o dos Yclhos rivacs. 
pnrtitla, . 

~~:=~~:~~:~;a I uta. v~111 os todos ciJe.• elo• 
ao decorre~ dn )uta. 
assistcntes nbandonant 

lugares satis.feitos, 0 
tradlclonal "derby" do 

l'hllllebol CAmpinciro mals uma 
<]ccepclonnra, 

"'-···- un1 t>ouro tristcs: o 
forn ,·cncidu. ou· 

l
l•l';t<?ir.o alcgrin. contagiantr. 

seu cJobc venccra, todos 
nto ~outcntc~. Jlorquo 

...,,m,aru a uma. Ina&:nifica 

Ouanto no~ que sahlrio utu 
trlsle. so Deus sabe 

':>llllar•c scril 0 ... 

* * * . \LDO l't'RCHlO, o r•o-
''Ju•n .. ~•.... ....,._,.."'·t ... nt·~•·•·~-

E ainda l1i um:t ccrveJuda: .. 
Uoniiito ••• 0 J:,:rudc scrU ds 

20 horas • 

* '\' * o llOTAFOGO u·nbalh;> a-
cth·nmcntc para "onscgulr col
tocnr em seu qnndro .. o centro• 
ntCdio :Soronba. pcrtenccntc 
ao Gremio, de Porto ·Alegre. 

!\oronha. cntrctnntO. cotne 
csht scr\·indo no £.:oc£"rclto. nn 
qu:>li<ladc de sorteu<lo. s6 po• 
<!eroi. in.scrc,·cr-sc como nmn• 
(lor. 

Por scu J:u'lo, o 1'1amincnsc, 
st":;:undo noticins da capital 
::nucha. csta ~rnndcmcntc em• 
JlcnhaUo nn acquisi.~iio de S.rl· 
vlo l'lrlllo, tamberu <lo Gremio, 
nffirntttndo·so que j.<i. ;sc trntn 
dutn t·a:;oo... }iquicindo. pois 
Sylvlo aguarda npcnas ordem 
de cmbarquc- • 

* * * 

$a:ll a $;',:!2; cscutlm 
f-853; florins 10,630 
Japao 5H70; pcscl: 
marcos eompcnsadc 
(rancos bclg~s 3J405 
peso argentino 4$65 
marcos 8$030 a 8$0 
urusuayo 7$145 a 7$1 
cos suissos 4$517 a 4. 

0 Banco do Brasil 
scsuinlcs inxas para 
de Jetras de eobcrtu: 

Libras a 90 dins a 
vista a 77$2·10; cabo 
dollarcs, a !lO dias a 
vista a 16$500; cabo a 

Compra de Ou 
Para cornpra de out 

base de ·1. 000 por : 
Banco do Brasil fixo· 

da gramma a 23$200. 
.ALGODl 

Bolsa de Mercador 
Sao Paulo 

Pregao de abert 
Em rama - I'rcto p< 

Contrato "A": 

Julho • ·• 
Agosto • • 
Setcrnbro 
Oulubro • 
!\o,·cmbro 
Dczcmbro 
Janeiro • 
FcYcrciro 

• 

Mar~o • • .• 
Conlrato "C": 

Corr 
51~21 

51$2( 
50,6( 
50MI 
50~31 

50$21 
50$2 
50$3 
49$8 

DAt 

-fn~~ntro~ ~~ a1 
BALDEA(JXO x IT 
0 Baldca~iio C. M. 

ycr{• cnfrcnlar no pn 
mingo, as fortes pha 
lla]llii'U F. C. 

0 cnconll·o dc,·~r:i 
o:,.. ,.,.. ... ro•1n1nn tlt'\ (•u r 



DIARTO DO POVO _ Ter~a-fcira, 16 de Janeiro de 1940 -:; 

0 Guarany n.ao resistiu a irnpetuo.-\ f 
sid~de da equipe pontepretana que. ~ 

o' venceu com meritos por 2 a t .,.1 
faraht e Nardinho as melhores iiguras do ataque vencedor. As estreias ~;~ 

da V. eter,an~ . agradaram, 0 juiz. Outras notas da nossa reportagem. ~, ~ 

- . --- . 

Camplua~ \lieu •lomm.,.u,,_ uenldn, 1 llvra-:sc do Jou e Jl6s:Sa a \ou N!o centrou com ef{lcumc!a g1 ~. 
JIIOUitntoa -de J;raudc clnl.ll)iu, Ponte Pr<.:til: - Kt~no; -- Hu 1 linou-se cspecte-.::nlanui!ili.il de mo.s se Diblano aglu ou tiAo Zuben que mal:s uma vez .{ler· enUm, e;t.i.Va ~ili, multo mil~ te: 
com o tr::mscorrcr tlmocjonan· drt;;uc~ - t:milh, - l'a;ud•" -Joca, (I dr:u 110 co::Mro t~. Vbll lotendonad3monte ..• 0 fad() de.·· dia, C( g. 
~ que ttlfe a «:ontcnda cntn! - t:lcutl•l"iU - ;..:.~~·lncutu ... Zult"U flUC l!e hi·Odcr.l:..c~,.~ t:u if que t'arah (oi obrlgado tt Quando faltavam 3 a t :Til• ze Marla, outra e&tr4!a, ~on- th ~ 

GuUaiJii! Ponte J'l't:ht, pnl\''-lr- \'ou zuhcm - Ah·io.:•J ~- ~-"••· t:ourl'1 flcou eod::.!lu [!'!:!Ill! uo 11 bandonar a cano.:hll contund[- nutos, 1-'arab, numa jogada pe:;- venc&u ptc.uamente c excede~ to c;:, 

bllH • accrrlmoR cmulos dm1 rtlh -· Z~ :\I aria •! X;•nl;u;IO, 11rco. 'l"odu a as.-!:stc;tda o.:o&· co.,. sadisslma, Hltebendo P.lS!& l!e AS espectativas. l'ol um dt.•:t F1 b 
~ou'o• t;ampoa, .on de tanto 111: t.:u111" jui:c, tn·nu••·• n \'cl•.· lou t'OIUu ;;out, e n;. t'Ut •nto; \'on Zuben, lnfllltra-sc, chutan- elcnumtos que· ntulto contrJ· ju ~· 

etuanun, mcn:C dt.: rnla!l ac~<~a· nnw Joaquim, \'t•ll Zuben, •:hutou.,, (r-;·3 .,. Pas:udc rcd4ma, e pouco do)· do nl) canto, Yonccntlo l'io, A bulu Dlll'l\ o succC!Illu do coujan· ti• ~ 

t6ll (OOVhu.:cnh~ll c du:s C~fJUll• u I~IL'II.l IJ.\ I'EI.I·:.t,\ ;\tala uum ovvul'tltl;ld.t.h: iclcn- pois surge um lncidcnte, eutrc vlclflria acora, multo di(flciJ- tHo. }o'arnh, "abafou" a bami11 , l 
d;r6<» ilJOirnlcs c lciiCII 'Ill\\ 11V"I• A ::ahitltl, 111'111 u•n .. ,. dl:-ntHJ· \il.l!l, llu tn·imciro tt·mvu liN· utc e ll;wuna: Pagodc, tal'IC?. mct\lc cscapa da Ponte e ••• {ol. o Ucos da {'onto eo Dlabo IQo< 

1uttD,. 0 pobln·o cum;1lm·1nl mclrll, tku·IW vn. ..... l:~aun.u:.; il:. dcu Vun Zuben, tal.-ct. 110I' i'I'C• zansado com o qua acontec•~r=~ nao c~r11p3 mcsmo, poi~ a t•on· do Uuarany. A cllronica (ala cc R-
,.,0"-tc:IOUil•!tc •em pre, llll'll IU,35 hrH'alt, c11m '"hifla llt!•"J!'I t:lpitat;iio, ou.,. hJt·Hid<:u·:hl. a )'':1rab, cn(rou dl\ modo bru:;- lc \'Cnceu por 2 a 1. mclhor n q. rol o g:·andc Farah ~ 
~'afa:n" dt lutcrcnu c o~tPI.'\'Ia- "bus:rlno!>", que lu;:v ll·nt,llll 1 No Lll'llll&h'o tcmpn m<:smu, co em p;tvuna qt:c fez. o mcs- Alvlco cste tambum coutou ln 1::1 

th·e,. quando 11e trala do en· csc:tlar, utae;HHIIJ l•l.J.t di:···it:.,' &tH.:cr.tlcu um ract.J 'ut . .!rCs!.lan- mo. Vlu·sc P<~.;;odc saltar umas :\ ,\C'ft:.\~.\0 lKJS 1-:Lt;. c·om a nQssa udmira!;iiO em vis· 1£ ~ 
t'oal.ro doa t•omponcntt':t do (or· ondu l'lolnn vt·nh:udn I'M,t te: Von Zuben c..:ntt11U, ..: lo~a• duas ,·ca:t:ll, cllHIUanto que l':t· )U:XTO!> la. do multo que produuu. 0 '!:;:! 
Sll":h.nl "Derby" camJ•ineiro. :\ 11 1it:iuu .. utu, illutil:z<~. A 1 ,,~1> 1 -· rah, qul:c cuuucnt!.ot' ~;;i 1 > ac~·r· yutta fi;\SSa\'a a "barca'•. D~;~· 0 11u:ulro ponteprctc.no CUlll• 1-:m :\al'dinbo. o mlnuscu10 E: 
0 cstadlo Ilea at~ mujtas v'!~(·:< ta pur dmn; VN:c~ nu tra, n m: tando, cnblndo s~n-.::·1.:.., o.:um a roi:. honvc uma. ascrcssiiu, a priu domln!:o uma "pcrco:n1n· £t scnsadonat tlOtllc csqut•t'lhl S· 
t\lptr·lotadu, h.lo porquc t•l! t.•r.· aos pC!> de Farah, 1p1c itiJt·.!<~.' bola entt'e os vCs. Fitct':.wt cu· 11osw ,·cr comc~(ldo por r:'i.VU· ce" not::t\'cl, e toclo o "on1.c" da Voute, rcsldiu o pont0 j.tJ~ m ~ 

p«:utlatu aabcm que nto nprt·· de mO!>It'llr s•:gur:nl•.·•· 1••:;·.1·· tiiu ulna t'odu em ll'rnr, d·~llc,..:; na, c a tmrtida interrompe~ac M> ~nostrou bastalllc 1:oheso. n:;r. 1na.ts alto do ataque t·cncc· lu <:;) 

tlar uma verdadclra e tccbal· ll<ll'a a dch:~a. U:> at,r111 c, _, .. ,.. Farah, com uma ::;1!ma a1'!1::Jra· por ajgum tempo, para rccomo- hong, llllc lol o su<~nlit·l'a· dor. Slnio vcjamvs: cmquanto cl' 
~· p;t.r\ida. oudc o.s do1s auta;::u. codPm·s;t·. belli in\(•lu·1(ouadn:; ,. 1'1.'1, tenuuou-:sc t: ::otl:q:•!ll!lt::t 'l t:"r tlcpoill, com ;~ ex[mh.llu dos las. no;<; prhnclro$ :;:; lllinut."s f'':lfab Sl) tlet~tlohr:wa, sccuudG- d: ~ 
:altlu so de;ladiam tc-na:r.meu• dirhddus, ora pol' \~<Ht•: tl•lli ht.· couro IIIII' chna d:.t. t..liJl~•;,\.{ ttoS duis bri!;ucutos. Decaho a lHil'• de t-OIIII'nda tstC\'c ltm litnlo 1:1: ra-u :\:Ui'dinho, c •nmndo 1-'ar:th (', ~ 
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Nada adiantou, o Brasil realmente disputou o terceiro Iugar em 193 8 e venceu o 
duelo contra a Suecia por 4 a 2, na cidade de Bordeaux. Para muitos jomalistas da epoca, 
o jogo Brasil e Italia nas semifinais foi uma final antecipada da Copa. E muito~ deles 

afirmaram na epoca ter sido urn resultado injusto para o Brasil, e que a Sele~;ao veria 
estar na decisao da Copa contra a Hungria, que fora vencida pela Itiilia por .., a 2, 

sagrando-se os italianos bicampeoes mundiais. Na realidade, o Brasil perdeu 
principalmente porque fora inexperiente e arrogante com os italianos. 320 Mas o que 

realmente importa aqui t\ 0 grau de interayao €l partiGipa9a0 da impreasa--m-wla~;ae-_ao 

futeboL Se por urn !ado, ocorre urn distanciamento dos torcedores em rela~;ao aos -seus 
times, ocorre tambem uma maior inser~;ao e participa9ao da imprensa em rela;;:ao ao 

futeboL A imprensa se aproxima do futeboL 
Com a grande campanha brasileira na Copa, o futebol ganhou novo impulse :lara a 

decada seguinte. 0 ultimo derbi de 1938, realizado em 20 de novembro, fo assim 
noticiado urn dia antes pelo Diario do Povo, em sua se9ao "0 "Diario Esportivo'"': "0 

choque das potencias do futebol citadino - Ponte e Guarany disputarao amar ... 'la o cotejo 
maximo do nosso futebol". 

Ainda na decada de 30, anos depois do Correia Popular ter chamado o encontro 

entre Ponte Preta e Guarani de "derbi" - o que ocorreu no come9o da decada, o Diario do 

Povo passa tambem a se referir ao classico da cidade dessa forma. No dia 6 de julho de 
!939, em meio a noticias sobre os conflitos que se iniciavam na Europa, aparece uma 

noticia grande sobre o jogo que ocorreria no dia 9 de julho. 0 titulo da noticia traz a 
palavra "derbi": HO Clilssico ;<Derby" do campeonato: Ponte e Guarany". 

Urn derbi que recebeu muita aten~;ao da imprensa campineira ocorreu no dia 1 o de 

julho de 1945. As paginas dos jomais ainda traziam noticias da II Guerra Mundial, que 

estava terrninando, e os textos muito se· reretiam a-lfffi memento de-·recenstru91io a 
Europa e esperan9a de paz para urn mundo qu~ ficara mergylhado numa tragica gyerra p Jr 

seis anos. 0 Correia Popular, por exemplo, fez uma grande cobertura do classico, que 

fora filmado pela Cruzeiro Filme. 0 evento filmado teve p.articipa<;:ao do iomal, o que 
explica a enorme aten9ao dada pelo Correia Popular. 0 Diario do Povo deu ao jogo 

bastante destaque, como ocorria sempre. 0 jQgg_ foi pelo Campeonato Campineiro e o 

Guarani, jogando em seu estadio, venceu a peleja por 3 a I. 
Alem de Diario do Povo e Correia Popular, outro iomal deve ser destacado como 

urn 6rgao que realizou uma grande cobertura do derbi nesse periodo e que estabele' ~u 

grande intera<;:ao com o classico campineiro e o futebol de Campinas, a A Gazrra 

Esportiva. Com sede em Sao Paulo, a A Gazeta Esportiva come<;:ou a circular em I':- ... 8 

como urn veiculo esportivo semanario. Entre os anos de 1931 e 1940, o iomal fui 

32° Foi inexperiente pelo penalti que o zagueiro brasileiro Domingos da Guia cometeu ingenuamente, sem 

bola, em Sil~io Piola, que Meazza bateu e decidiu o jogo em favor dos italianos - para os jornalistas 

brasileiros, o italiano induziu o brasileiro a cometer a infra<;ao. E arrogante pela atitude dos diretores e 

comissao tecnica. 0 tecnico Adhemar Pimenta retirou os dois craques do time, Tim e LeOnidas, para 

poupa-los para o jogo final, considerando ja classificada a equipe brasileira. Alem disso, os brasile JS 

haviam reservado passagens para Paris, onde seria decidida a final da Copa, e tambem participaran .1e 

comemora<;Oes antecipadas, nas quais se bebeu muito ... In LANCELLOTTI, Sil~o. Espanha 82- 0 Brasil 

e as Copas do Mundo. Caruinho Editorial Ltda/Edi~iies Isto E. Sao Pauio, 1981/82. 
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bissemanal, voltando a ser depois urn semanario, para em seguida, em 1947, ser umjomal 
diario. 

A A Gazeta Esportiva passou a ser diario exatamente no momento em que o 
futebol paulista passou a ser organizado e administrado pela Federa<;:ao Paulista de 

Futebol, F .P .F .. Nesse ano de 194 7, inclusive, alem do Campeonato Paulista principa~ a 

entidade iniciou a disputa da II Divisao do Campeonato Paulista. Portanto havia muito 
futebol para ser abordado pela imprensa. 0 interior ganhava urn importante e fundamental 

espa<;:o para se projetar e se promover, come<;:ando a aparecer com destaque no cenario do 
futebol paulista. E a A Gazeta Esportiva foi desde esse ano ate o final da decada de 80, 

urn dos principais veiculos esportivos do pais, com uma cobertura ampla e minuciosa do 

futebol e tambem de outros esportes. Na decada de 90, o jomal iniciou uma fase de 
decadencia, que ainda esta em curso, em fun<;:ao de uma grave crise financeira. Isso fez 

com que caisse sensivelmente a qualidade da cobertura do jomal. 
Mas para o futebol de Campinas e de todo o interior, a A Gazeta Esportiva se 

tomou o principal veiculo de divulga<;:ao de seus times e certames para a caj:lital e para 
todo o interior - e claro que cada cidade com urn time na F.P.F. possuia orgaos.que 

realizavam igual cobertura, como e o caso do Ditirio do Povo e do Correia Popular em 
rela<;:ao a Ponte Preta e Guarani em Campinas. Mas a A Gazeta Esportiva teve 

significativa importiincia na difusiio do futebol do interior, alem de levar para o interior 

noticias detalhadas dos grandes da capital. A imprensa, nesse sentido, teve grande 

influencia na gera<;:ao de torcedores de S.C. Corinthians P., S.E. Palmeiras e Sao Paulo 
F. C. pelo interior do estado321

• Eo jomal eo unico que noticia ainda, as vezes com muito 

destaque, o futebol amador de Siie- Paultr.- E- no passado, tambem--oot*lioo-o-fute~l 
amador de outras cidades, como Campinas. 

Em Campinas, a funda<;:ao Casper Libero abriu uma sucursal de A Gazeta, que 

funcionou como uma reda<;ao ou central de noticias para os orgaos A Gazeta, A Gazeta 
Esportiva e a A Gazeta Esportiva Jlustrada, revista que durou ate meados dos ahos 60 

(alem da Rildio Gazeta tambem). A sucursal funcionou por anos inicialmente no Edificio 

General Osorio, no centro de Campinas, na rua General Osorio, 1.118, esquina com a Rua 

Dr. Quirino. Posteriormente, passou a funcionar, com acomoda<;:oes maiores e mais 
modemas, no Edificio Regina, na Pra<;:a Antonio Pompeu, no centro da cidade tambem. 

Ponte Preta e Guarani, alem do futebol campineiro em g_er~ receberam grande aten<;:ao do 

jomal. 

Nos anos 30, o futebol campineiro recebeu grande aten<;iio do iomal A Gazeta 
Esportiva. Seus jogos recebiam uma cobertura bastante significativa no conjuntp do 

jomal. Como exemplo, pode-se citar a cobertura feita pela A Gazeta Esj;zortiva sobre o 

derbi realizado no dia 4 de julho de 1937 pelo Campeonato Campineiro da Liga 

Campineira de Futebol (L.C.F.) - cujas atividades eram bastante noticiadas pelo orgao da 
capital. Foi uma materia grande, cerca de urn quarto da pagina 3, publicada no dia 

seguinte ao jogo. 0 texto detalhado e minucioso sobre a partida e caracteristica da A 

Gazeta Esportiva, que e urn jornal que manteve esse modelo de cobertura ate hoje e que 

321 0 Santos F. C. come<;ou a possuir uma significativa torcida no·interior depois que montou no final dos 
anos 50 urn time que se toroaria o melhor do mundo por uma decada, onde atuou Pele. Ate entiio, brilhava 
o chamado "trio de ferro" da capital: S.C. Corinthians P., S.E. Palmeiras (antes Palestra Italia) e Sao 
Paulo F. C .. 
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se refere ao encontro Ponte Preta e Guarani desde aquela epoca como "derby", usando o 

"y" na palavra. 0 jomal ainda dedica urn gr:and.e espa"-o ao classico campjneiro. Em 1937, 
o derbi foi noticiado pelaA Gazeta Esportiva assim: 

"Sem decisiio a partida classica do jutebol campineiro. 

Guarany e Ponte Preta empataram em 2 X 2. 

Campinas, 4 (Da nossa sucursal) - 0 Estadio do Guarany registrou hoje a maior 

assistencia dentre todas as demais verijicadas no transcurso da Liga Campineira de 

Futebol, que o demandou afim de presenciar o cote}Q maximo do jutebol campineiro, ou 

seja o conjronto Guarany X Ponte Preta, as mais velhas agremiar;oes locaes. 

Uma preliminar assaz interessante, e onde o jogo violento imperou em grande 

parte do seu transcorrer, precedeu a contenda principal, vencendo a PonJe Preta por 4 a 
0. 

Para o jogo principal os dois clubes aninharam-se assim: 

Guarany: -Armando; Bile e Joca; Tullio, Odilon e Pagode; Juca Pato, Piolin, 

Dedovitis, Carli to e Bueno. 

Ponte Preta: - Joel; Rodrigues e To; Botelho, Sebastiiio e Gustavo; Gostoso, 

Nico, Barriga, Alvico e Ruy. 

0 Sr. Jorge Miguel, da Liga Paulista, ordena o inicio da contenda, que se 

verijica as 15, 15 horas, com a sahida da linha do Guarany. Passados apenas do is 

mim1tos de jogo, Gustavo pratica escanteio e Juca Palo cobra a penalidade 

optimamente, dando margem a que Dedovitis assignale o 1" Ponto do Guarany. 

0 encontro offerece lances grandiosQSr.demanstrando os dois quad:rOS- opti711o 

preparo. A linha do Guarany, embora niio conte com o concurso efficiente de Carliio, 

actua muilf? bem, jogando o quadro todo com calma e precisiio. 

0 "onze" da Veterana, no em tanto, procura orgatiizar as priiJieiras invesiidas, 

esbarrando ponfm com calculada marcar;iio do verde e branco. No seu primeiro avanr;o 

perigoso, Barriga encobre Joca e Armando e com a meta inteiramente livre atira, 

batendo a pelota na trave. 

Passam os dois guardioes a praticar boas defesas e eis que se da um novo avanr;o 

bugrino. To pratica uma falta em Juca Pato e este cobra-a. Fal-o optimamente, il]dO a 

pelota a Carl ito, que no meio de grande confysiio gQlpeia firma para marcar o 2° tento 

do Guaratzy. as 15,53. 

Essa desvantagef1Hfflfr t.Ibttle B mBtY'Il-dB- qtttttirB dtr.Ponte·PFettt;-q!te mais l:Hf'a 

vez perde occasiiio segura, tendo Alvico arremessado fora um passe calculado e quando 

estava so, jrente ao guardiiio do Guarany. Foi um lance optimo e que Alvico niio 

aproveitou. 

A lucta attinge o seu final, com inteiro equilibria de forr;as, depois de 

proporcionar a llllmerosa assistencia lances empolgantes, desenvolvidos llllm ambiente 

de inteira disciplina. 

As 16,35 horas foi iniciado o segundo tempo, com a sahida do ataque ponte

pretano. Sojjre a Veterana um violento contra-ataque bugrino que Dedovitis encerra com 

um perigoso golpe, indo a pelota fora depois de haver atravessado a meta de Joel que 

niio poude de tel-a. 
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A linha da Ponte Preta entra resolutamente no combate e por duas vezes, Barriga 
e Alvico, em duas optimas occasioes, vern suas tentativas frustadas pela sorte de 
Armando que salvou a queda do seu posto. 

As tentativas dos ponte-pretanos siio mais accentuadas e nota-se com espanto que 
o juiz entra a actuar malissimo, prejudicando muito o quadro do Guarany. Varias 

situa<;oes dif.ficeis siio creadas a .boca da meta bugrina, cuja dejesa se esjalja para 
canter o impeto dos commandados de Barriga. 

Aos poucos o jogo se equilibra, praticando os dais guardioes boas defesas. 
Registra-se um perigoso avan<;o da Ponte Preta que a defesa do "Bugre " niio 

poude canter Barriga, bern servido entra na area e Bile, erri ultimo recurso faz uma falta 

dentro da zona fatal. 0 "penalty" e inpontinenti punido pelo juiz e Ruy, cobrando-o, 
marca o I" ponto da Ponte Preta as 17,03. 

Prosegue a lucta num tom a/go exaltado p_or [!arte da torcida, que se irrita ante a 
actua<;iio do juiz. 

Piolin, quasi no centro do campo, jaz uma falta Cf.!:te e cobrada muito bern por 
gustavo. A pelota vae a Barriga que estava desmarcado e este marca o tento do empate 

quando faltavam 6 minutos para o Jlnal da contenda. 
Odilon paralysa o jogo neste ponto, dirigindo-se ao representante para protestar 

ante a actua<;iio do juiz. No emtanto, o tento foi legitimo, mas, o centro-media bugrino 

serviu-se natura/mente da occasiiio para lavrar o seu protesto. 

Os bugrinos atiraram-se resolutamente a lucta, mas o encontro vern a findar com 
o empate de 2 tentos. 

0 Sr. Jorge Miguel, que actuou optimamente na r phase, desandou no periodo 
complementar, niio se mostrando a altura de tiio importante jogo, pais que provocou 

seguidos protestos com a sua cOI'Itittettt-folha-:~' 322 

Na sucursal de A Gazeta Esportiva, entre os anos 30 e 60, destacou-se Ferdinando 

Panattoni323
, jornalista que trabalhou tarnbern no Correia Popular. Panattoni rnanteve urna 

322 0 te>..1o grande nos oferece urn exemplo de cobertura de uma partida de futebol da epoca. com 
linguagem propria de seu tempo. 
323 Ferdinando Panattoni nasceu em Jundiai em 10 de fevereiro de 1900, e faleceu em Campinas no dia 7 
de junho de 1964, aos 64 anos portanto. Foi ferro\iano na Mogiana e professor de portugues por cerca de 
24 anos no Externato Sao Joao, na Rua Jose Paulino, centro de Campinas, antes de exercer a atividade de 
jornalista. Iniciou sua carreira como jornalista no Correia Popular e depois foi para a A Gazeta na decada 
de 30, quando teve que optar por continuar no Correia Popular ou irQara a A Gazeta. Em 1° dejunho de 
1936, Panattoni comer;ou sua carreira naA Gazeta como cronista esportivo, recebendo 50 mil reis 
(passaria a Cruzeiro em 1942) por mes. Em 1948, assumiu a fun¢o de diretor da sucursal de A Gazeta em 
Campinas. Como nao havia faculdade de jornalismo na epoca, Ferdinando Panattoni "formou" mnitos 
jornalistas, ensinando a mnitos na epoca. Era chamado de "professor" ou "mestre" pelo jornalista Joi!o 
Caetano Monteiro Fi!ho do Correia Popular - jornalista que praticamente deu o nome de Brinco de Ouro 
da Princesa ao estidio do Guarani. Ferdinando Panattoni, que era mnito amigo do pontepretano Moises 
Lucarelli - dirigente e benemerito da Ponte Preta e com quem mantinha urna rela¢o mnito proxima -, era 
"bugrino roxo", como testemunhou seu filho Joi!o Bosco Panattoni, mas era "imparcial", segundo ele, que 
fez questi!o de enfatizar tal afuma¢o. Angelo Panattoni, irmi!o de Ferdinando Panattoni, foi urn dos 
membros fundadores do Guarani em 1911. 0 jornalista recebeu urn diploma da Liga Campineira de 
Futebol por seus servi~os e apoio ao futebol campineiro por decadas. Ferdinando Panattoni teve tres filhos: 
Joao Bosco, Fernando e Elvira. 
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intensa e proxima relavao com o esporte da cidade, principalmente o futebol. Pode-se cita

lo como exemplo do tipo de jornalismo que se praticava na epoca, quando o jornalista 
permanecia muito mais proximo ao clube, aos jogadores e aos torcedores. A propria 

atividade jornalistica da epoca o obrigava a ter essa proximidade. Panattoni e os jornalistas 
de sua epoca escreviam as noticias e as enviavam de 6nibus, atraves da via9ao Cometa, 

como nos contou seu filho, Joao Bosco Panattoni, dono de urn grande acervo de fotos de 
Campinas e do futebol da regiao, presentes e lembranvas que o pai guardara. 

Ferdinando Panattoni promoveu inumeros eventos esportivos. Ponte Preta e 
Guarani chegaram a disputar torneios em que estava em disputa o Trofeu A Gazeta 

Esportiva. 0 jornalista esteve presente tambem em eventos beneficentes e comemorativos, 
estabelecendo uma ligavao muito proxima entre os agentes diretos do futebol e outros 

esportes e os jornalistas. 0 termo "dente-de-leite", por exemplo, para se referir a uma 
categoria que hoje podemos chamar de infantil, ja que nao se usa mais esse termo, foi 

criado por Ferdinando Panattoni, que tambem lidou muito com os aspectos folcloricos e 
lendanos do futebol, como por exemplo quando divulgou que a Ponte Preta teria caido 

para a II Divisao em 1960 e Ia permanecido por muitos anos devido a praga rogada pela 
mae do jogador Pitico, afastado do time na epoca pelo tecnico Gentil Cardoso. 0 

jornalismo muito se alimenta dessas particularidades do universe do futebol ate hoje. 

0 jornalismo, que nessa epoca era "mais proximo" do futebol, com o passar das 

decadas e a introduvao de tecnologias que tornaram a atividade jornalistica mais diniirnica, 
como o fax e posteriormente o computador e a internet, passou a se "distanciar" dos 

agentes diretamente envolvidos com o futebol. 
Esse periodo, de 1930 a 1947, foi urn momento portanto em que o futebol 

campineiro se profissionalizou, ou parte dele pelo menos. Se de urn !ado, times como 

Ponte Preta, Guarani e E.C. Mogiana, fundado no ano em que se estabeleceu o 

profissionalismo no futebol brasileiro (1933), eram profissionais, outras equipes, que ja se 
extinguiram, mas que tambem eram potencias como o E.C. Corinthians e o Campinas 

F.C., permaneceram amadores. Em Sao Paulo, a APEA, entidade de futebol amador e que 
defendia o amadorismo, sobrevive apenas mais seis anos, ate 1936, e desaparece, o mesmo 

aconteceu com o entao maior time de Sao Paulo, o C. A. Paulistano, que. fechou seu 

departamento de futebol em 1929 por nao concordar como profissionalismo. 

A entao Liga Paulista de Futebol (LPF) {lassa a comandar o futebol paulista e se 
transforma em 1941 na Federavao Paulista de Futebol (FPF). Em Campinas, em 1935, e 

criada a Liga Campineira de Futebol (LCF), q\le tambem org_aniza o futebol campineiro e 
onde os derbis ganham grande projevao e se transformam em grandiosos eventos na 

cidade. Essa profissionalizavao efetiva atinge primeiro os times da capital, por isso Ponte 
Preta e Guarani ficam ate 1947, num estado intermediano. Os dois times campineiros, 

embora participassem de certames organizados pela F.P.F., como o Campeonato do 
Interior, tambem participavam do Campeonato Campineiro da LCF, que era 

fundamentalmente amador. 
A "profissionalizavao" do futebol age diretamente tambem na imprensa. E!a se 

alimenta ainda mais desse "futebol organizado" e promovido por uma entidade forte e 

profissional. A cobertura se torna maior e mais minuciosa. Ha uma evoluviio na linguagem 

do jornalismo esportivo, aparecem com destaque cr6nicas, que abordam com mais 

profundidade aspectos do universe do futebol. As paginas dos jomais passam a promover 
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e difundir os novas certames, o que faz com que os times e os certames sejam conhecidos. 
0 futebol se beneficia sendo fortalecido nesse processo. 

A imprensa entao interage diretamente com o futebol e sua organiza9ao. Os anos 
30 sao fundamentais para a substitui9ao do futebol amador por urn futebol pro fissional em 

Sao Paulo. Ele passa a ser urn objeto mercadol6gico importante para a imprensa paulista, 
como por exemplo para o Diario do Povo e o Correia Popular, que com a volta da 

disputa do derbi em 1932 e a cria9ao de certames pela F.P.F. e L. C. F., passam a realizar 
uma intensa cobertura do futebol local, principalmente de Ponte Preta e Guarani, CUJO 

embate passa a ser chamado de derbi nesse momenta. 

(Foto de Ferdinanda Panattoni dando o ponta pe inicial de uma partida do Vila Industrial no Campo 

do 8" B.C., em abril de 1959. Acervo Joiio Bosco PanattonL) 
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(0 jornalista Ferdinanda Panattoni 110 SC aniversano ou Reunitio tlos Viajantes e Representantes 

Comerciais. Durante a festa, Panattoni foi entrevistculo e falou em nome do jornal A Gazeta, 

15104/1961. Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 



(Ambas asfotos sao de 07/1211946. Nafoto de cima aparece o bugrino Ferdinando Panattoni ao lado 
do amigo pontepretano Moises Lucarelli. uEram insepardveis", conta o filho Jofio Bosco Panattoni. Na 

foto de baixo aparece Ferdinanda Panattoni ao /ado da comisslio prO-estddio da Ponte Preta: Herminia 

Cesar, Moises Lucarelli, David Ferraz, Dr. Agton Couto, Zozimo GlUlia e Armando Lucarelli. Ambas 

as fotos foram tiradas em a um trator que trabalhava na area de terraplenagem do Esttidio 

Moises Lucarelli, que seria em 1948. Acervo Joao Bosco Panattoni.) 
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(Duasfotos em que aparece Ferdinanda Panattoni dmulo o ponta pe inicial das respectivas partidas. A 

foto de bai.:-co foi tirada em 2410411955, em Pedreira, antes de come9ar a partitla entre o Corinthians e 

um combinado de uveteranos paulistas". Acervo Joiio Bosco Panattoni.) 

(Foto da pdgina seguinte: Ferdinanda Panattoni ao latlo de Josi Cantusio, presidente da Ponte Preta, 

Ari Rodrigues, da comissao central de esportes, Alfredo Ribeiro Magnani, presidente do Guarani, Joiio 

Megaliaz e Francisco Morais, funtladores da Liga Campineira de Futebol - LCF, e Leonel Ferreira, 

presidente da LCF. A foto Joi tirada em 0410711945 no Estadio do Guarani F. C.. Acervo Joiio Bosco 

Panattoni.) 
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VII - 15. 0 Derbi entra definitivamente na "era profissional" 

eo futebol vive seu momento de romantismo: 1947 a 1969 

Por que 1947? Porque e nesse ano que Ponte Preta e Guarani come<;:am a disputar 

o Campeonato Paulista de futebol profissional, organizado pela profissional F edera<;:ao 

Paulista de Futebol, F .P .F « Ambos entram na II Divisao do certame, e para essa 
competi<;:ao realizam nesse ano dois derbis, ambos vencidos pela Ponte Preta, 3 a 2 e 1 a 0, 

respectivamente no Estiidio do Guarani, o "Pastinho", e no Estiidio da Mogiana. No ano 
anterior, Ponte Preta e Guarani haviam participado pela ultima vez do Campeonato 

Campineiro, organizado pela Lig_a Campineira de FuteboL A cidade de Campinas se 

consolidava como polo industrial e apresentava urn grande crescimento populacionaL 

Na decada de 40, periodo chamado por alguns cronistas como a "Era 
Romantica"m do futebol, a cobertura nos jornais jii apresentava, basicamente, todos os 

recursos de hoje. 0 modelo mudou em rela<;:ae.iKJuantidade e ao acabamento grafico, mas 

o conteudo e a forma de cobertura do futebol de hoje, ja haviam se estabelecido. A decada 
de 40 e o momento em que o futebol deixa definitivamente todo e qualquer resquicio ou 

tra<;:o de urn periodo amador e de urn esporte praticado pelas elites e tambem so por 
brancos, embora o racismo explicito no futebol brasileiro, mesmo que de maneira sutil, 

tenha per dura do ate os anos 50.325 0 primeiro time que contou com negros em seu elenco 

foi o C.R. Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Embora, o negro jii estivesse presente no 
futebol brasileiro antes, de maneira camoflada, dava=se-umjeito de "embranquece-lo"., 

E nessa decada tambem que o Correio_l!opular passa a publicar uma coluna fixa 

intitulada "Respigos", que nao trazia cr6nicas, mas sim notas curtas sabre o futebol e seus 
bastidores. Esse "modelo" e utilizado ate hoje-·partodos os cademos de esportes da 

imprensa nacional. Os jomais ainda traziam a 2rimeira !£agina como parte do iomal e nao 
como uma "capa" com as manchetes ou chamadas, como ocorre, de maneira padrao, hoje. 

As primeiras paginas jii traziam as noticias principais, com basicamente 'todas as 
informa<;:oes, embora pudessem ser complementadas no interior do jomaL 

Os jomais tambem precisaram se adequar aos novos tempos. Os anos 40 
proporcionam ao negro uma chance de ascensao social nunca antes "permitido", nao so 

pelo futebol, mas tambem pelo mercado de trabalho. Leonidas da Silva, urn dos grandes 
destaques do futebol brasileiro nesse periodo era negro e conseguiu na 6poca 

reconhecimento e riqueza. 
326 

Em Campinas, foi nessa-oocada-<ie-4G--qoo -o--G@rei--passou a ser definitivament~ o 

chissico dos cliissicos da cidade, que certamente ate hoje ainda mantem inumeras 

324 Esse periodo entre as decadas de 40 e 50 deve ter sido assim chamado em fun<;ao da enorme 

populariza<;ao ocorrida como futebol em todo o pais. A Sele<;ao-Brasileira, que ja encantara o mundo na 

Copa de 1938 na Fran<;a, ja era reconhecida como uma potencia mundial e os times brasileiros montaram 

grandes esquadr5es. Foi urn momenta em que o futebol brasileiro revelou muitos jogadores e encantou o 

mundo. Como nao havia televisao (apesar deja haver o radio), os veicuios impresses difundiram o futebol 

atraves de seus cronistas, qne em suas cronicas se remetiam ao universe folcl6rico e lendilrio do futebol. 
325 Sabre o assunto, ver: FILHO, Mario. 0 Negro no Foot-Ball Brasileiro. Irmaos Pongetti Editores, Rio 

de Janeiro. 19cl7. 
326 "A Revolta do Preto" e "A Ascensao Social do Negro", in FILHO, Mario. 0 Negro no Foot-Ball 

Brasi/eiro_ Irmaos Pongetti Editores, Rio de Janeiro, 1947. 
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rivalidades entre as equipes arnadoras da cidade. Mas os "grandes" jogos do passado que 
envolviarn outros times em confrontos com Ponte Preta e Guarani estavarn ficando, cada 

vez mais, menos importantes e charnativos. Nao repr~sentavarn urn grande "produto" para 
a imprensa escrita. Urn "Guarani F.C. X Campinas F.C.", como citei acima fora urn 
chissico no passado, urn "derbi" da cidade, embora nunca tenha sido assim charnado de 

fato. Ja nii.o era mais. Nem o Carnpinas F.C., que nos anos 30 formara urn dos times mais 
fortes do estado, ganhando grande projeyao estadual, ia nao era mais o mesmo. 

Ponte Preta e Guarani enfrentararn as grandes equipes de Carnpinas basicarnente 

ate 1946, quando disputararn pela ultima vez o Carn~onato Carnpineiro com seus times 
principals. E por pouco mais de uma decada, ate 1959327

, dividirarn com a E. C. Mogiana, 

time formado inicialmente pelos trabalhadores da oontadoria da Estrada de Ferro .da 

Mogiana, a honra de representar o futebol profissional de Carnpinas. Depois, com o fim do 
E. C. Mogiana, Ponte Preta e Guarani seguirarn como os unicos representantes do fu.tebol 
profissional de Carnpinas. 

Em 1942, o derbi ja ganhava uma ~g!_na inteira na edi9ii.o de 15 de maio do Diario 
do Povo. Urn unico jogo ocupava todo o espa9o de uma pagina do jomal. 0 derbi nesse 

dia foi vencido pela Ponte Preta par 2 a 1, e com a reforma da lingua portuguesa, o 'Y' de 
"Guarany'' dava Iugar ao "i". Na decada de 1950, o "y" do "derby" tarnbem da Iugar ao 

"i" nas paginas do Diario do Povo, o mesmo tendo acontecido com o Correia Popular, 
uma decada antes. Muito embora, o "y" nessas palavras tenha sido usado par muitos anos 

ainda. Inclusive, ate hoje, as vezes, aparece em i()mais e revistas a palavra derbi . escrita 
com "y" no final. Urn exemplo curiosa e o do jomal diario A Gazeta Esportiva de Sao 

Paulo, que desde os anos 50 sempre dedicou grande espa9o para o derbi carnpineiro - par 

ter correspondentes de Carnpinas -, que muitas vezes ao Iongo das decadas, e ainda hoje, 

utiliza o "y" no final. 
Em relayii.O a chegada do profissionalismo ao futebol brasileiro, nao e passive! 

estabelecer uma data. Alguns autores citarn o ana de 1933, ·memento em que varios 

jogadores brasileiros saem do Brasil para atuar na Europa. Essa primeira debandada de 
jogadores durou quase uma decada, sendo interrompida pela II Guerra Mundial, que 

interrompeu os tomeios de futebol no velho continente. Nesse ana tambem teve inicio a 
transa9ii.o envolvendo jogadores de futebol de urn clube para outre. Era o inicio, assim, da 

implantayii.o do regime profissional. 328 

No caso do derbi, os jomais Diari~···"PfWO.. -e Correia Pepular .,;hegaram 

naturalmente a uma data para o inicio da "Era do Profissionalismo" -para o ·fu.tebol 

carnpineiro: 1947, pais foi nesse ana que Ponte Preta e Guarani deixararn de particip<U" das 

competi9oes citadinas para participarem do certame estadual. 
0 profissionalismo foi na verdade inserido em nosso futebol num Iento processo 

que durou cerca de tres decadas. Iniciou-se na decada de 20 e terrninou na decada de 50, 

logo apos a realizayii.o de uma Copa do Mundo em territorio nacional
329 

307 0 E. C. Mogiana disputou o Campeonato Paulista da II Divisao em 19..\7, 1948, 1949, 1950, 1958 e 

1959. 
328 WITTER, Jose Sebastiao. Breve Hist6ria do Futebo/ Brasileiro. Cole<;ao "Para Conhecer Me1hor", 

Editora FID S.A, Silo Paulo, 1996. pp. 25. 
329 WITTER, Jose Sebastiao. Breve Hist6ria do Futebo/ Brasileiro. Cole<;ao "Para Conhecer Melhor", 

Editora FID S.A, Silo Paulo, 1996. pp. 20-25. 
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Com o derbi sendo uma partida "estadual" agora e niio mais somente da cidade, hit 

uma separa~iio clara entre as duas principais eC!!,Iipes e a Lirut Campineira de Futebol, que 

desde 1935 organizava os campeonatos de carater regional,
330 

embora, Ponte Preta: e 

Guarani "aparecessem" em e¥entes-espGr~ampineira--Ge- Fute~ ati. os 

anos 50. No Diitrio do Povo de 29 de junho de 1950, dia em que o Guarani, jogando em 

seu antigo estitdio, o "Pastinho", venceu a Ponte Preta pela Ta~a Cidade de Campinas por 

4 a 3, saiu uma noticia sobre o derbi, anunciando C!!Je a bola do jogo seria rifada em 

beneficia da Liga Campineira de Futebol. 0 status do derbi ja possibilitava esse tipo de 

evento. 

0 Diitrio do Povo e o Correio Popular deram, nesse periodo, grande _aten~iio ao 

terceiro derbi da "era profissional", realizado no dia 24 de abril de 1948 no Estadio ·da 

Mogiana pela Ta~a Cidade de Campinas. Nessa p_artida, alem da goleada do Guarani por 5 

a 2, tambem se registrou o primeiro derbi disputado a noite. 0 antigo Estadio Antonio da 

Costa contou nesse dia, pela primeira vez, com ilurnina9iio artificial. 0 jogo, alem da 

novidade, tambem foi historico para a trajetoria do derbi, como ja foi citado em capitulo 

anterior. Apos estarem perdendo por 2 a 0 na etap? inicial, os jogadores do Guarani, apos 

serem amea9ados pelo presidente, voltaram para a etapa final e viraram a partida par_a 5 a 

2. 

No Correio Popular, sobre essa partida, usou-se uma palavra que niio era muito 

usada: "virada". E o classico recebeu esse titulo do jomal: "0 Derbi Notumo ". Outra 

novidade do Correia Popular foi o titulo de sua pag_ina esportiva. 0 "Esportes" vinha 

escrito bern grande e de cada !ado trazia ilustra96es sobre esportes. 

A cobertura jomalistica na decada de 50 em Campinas cumQriu a fun9iio de 

divulgar o derbi, a Ponte Preta e o Guarani no novo cenilrio do futebol, de cara~t;:r 

profissional e organizado, agora pela Federact.iio Paulista de Futebol, F.P.F., Cjlle surglia 

em 21 de abril de 1941, mas que assumiu o controle do futebol paulista realmente em 

194 7
331

, quando organizou o Campeomito Paulista. Os .. demais ·times da cidade, assim 

como o certame campineiro perderam espa9o para esse futebol institucionalizado com 

federa9iio e tudo mais. A imprensa escolhetrassim a-qrrern privilegiar~ A:--esculha; po 

sentido mercadologico, seguiu um..caminho natJJral 332 
_ ~m:.isso o futebol amador.niio ~Ill 

330 Antes da Liga Campineira de Futebot;-fundada-cm 1935, o-'·'-€anqxvnato-Campincito"·fOia otganiz~do 
por ounas Iigas, desde 1912. - / 
331 Nesse ano em que a Federa<;iio Paulista de Futebo1 (F.P.F.) come<;ou a organizar o Campeonato 
Paulista, ela instituiu a II Divisiio. E no ano seguinte, 1948, entrou em vigor a Lei do Acesso, ou seja, o 
campeilo da II Divisiio tinha a partir de entiio o direito de subir e jog;!! a I Divisiio. Ponte Preta e Guarani 
iniciaram sua participa<;iio no Campeonato Paulista profissional ja em !94 7, sub indo respectivamente em 
1951 e 1950. Os fundadores da F.P.F. foram 11 equi~-s~ S.E. Palmeiras (na epoca, ainda Palestra Italia), 
S.C. Corinthians P., Sao Paulo F. C., Santos F. C., A Portuguesa D., C.A Juventus, Jabaquara A C. 
(antigo Hespanha ou Espanha F.C.) de Santos, Comercial F.C de Sao Paulo, AA Portuguesa Santista, 
C.A Ypiranga de Sao Paulo e Nacional A C. (antigo Sao Panlo Railway A C.) de Sao Paulo. 
332 Vale ressaltar que naquele momento, o futebol "institucionalizado", administrado pela Federa<;iio 
Paulista de Futebol, F.P.F., niio era exatamente "melhor". Mas com a organiza<;iio, veio a 
profissionaliza<;iio, e evidentemente com o investimento no futebol, os times profissionais cresceram e se 
tornaram naturalmente potencias em rela<;iio aos times amadores. E bem verdade tambem que s6 se 
profissionalizaram aquelas equipes que ja eram potencias ou que possniam grande nadi<;iio, patrimonio e 
torcida. A escolha da imprensa foi fundamentalmente mercadol6gica. Mas, tanto o Diario do Povo como o 
Correia Popular, realizam coberturas do futebol amador da cidade e da regiao. Ate porque cobrir o futebol 
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projeyao ou alcance alem do local, enquanto o futebol profissional pode ter alcance 
intemacional. 

Essas mudan9as e caracteriza9iio "final" do que viria a ser o atual futebol 
profissional, acarretam mudan9as nos jomais. Fundamentalmente, o futebol "exige" mais 
espayo nas paginas dos jomais. Em meados da decada de 50, esse espa9o e consolidado. 0 
Correia Popular, por exemplo, passa a ter praticamente duas paginas de esportes diarias. 
E no final dos anos 50, o Correia Popular passa a ter outra coluna fixa, destinada a notas 
curtas sobre futebol: "Tiro Certo", de Adhemar Teizen (alem da antiga coluna 
"Respigos"). 

E foi numa dessas colunas que o novo estadio do Guarani foi batizado. 0 jomalista 
Joao Caetano Monteiro Filho, que escrevia uma coluna no Correia Popular, ao ver as 

fotos da maquete do novo estadio do Guarani em 1952, escreveu no dia seguinte que o 
projeto do estadio parecia urn brinco. No dia seguinte escreveu em sua coluna que o 

Guarani estava construindo urn autentico ''brinco de ouro para a princesa". "Princesa" era 
uma alusao ao apelido da cidade de Campinas, a "Princesa D'Oeste Paulista", referente ao 

aureo periodo cafeeiro. Torcedores e dirigentes gostaram da brincadeira do jomalista e no 
dia da inaugura9iio oficial do estadio, em 31 de maio de 1953, ele foi batizado oficialmente 

de Estadio Brinco de Ouro da Princesa. Ate a avenida que passa ao !ado do estadio tern o 
nome de Avenida Princesa D'Oeste. Urn exemplo da naturale intensa relayao do futebol 

com a imprensa. 

Na cobertura do derbi do dia 13 de fevereiro de 1955, o jogo e noticiado pelo 
Diario do Povo em urn "Suplemento Esportivo". Come9ava-se a separar o futebol de 

outras se96es ou areas do jomal. Os jomais come9avam a esbo9ar urn "cademo de 

esportes", que vale ressaltar, no Brasil, e praticamente urn "cademo de futebol". Esse 

"Suplemento Esportivo" do Diario do Povo, por exemplo, era constituido por 4 paginas, 
repletas de textos longos sobre futebol e muitas fotos. A utiliza<;iio de fotografias se 

amador local e tambem uma estrategia mercadorogica:; e paata cc1 tcira para os jornais da rcgifu:r.· Assim, 
enquanto o futebol pro fissional tern uma cobertura nacional por todo veiculo de comunicayao do porte de 
um Diario do Povo e de um Correia Popular - jomais que podem ser enumerados ao !ado dos rnaiores 
jornais do pais - , o futebol amador tern uma cobertura regional, local apenas. Os dois jornais campineiros 
produzem noticias do futebol amador da cidade, mas em menor quantidade e destaque que as noticias 
produzidas por exemplo sobrc os times Qrofissionais da caJ?ltal, como sao Paulo F. C., S.C. Corinthians P. 
e S.E. Palmeiras, ou mesmo sobre times profissionais do interior, como por exemplo o Botafogo F. C. de 
Ribeirao Preto ou o C.A Bragantino de Braganya Paulista. 0 mesmo vale dizer sobrc times Qrofissionais 
de outros estados. De qualquer forma, as noticias sobre o futebol profissional obedecem a essa gradua<;iio 
de proxintidade em relayiio a origem do veiculo de comunica<;iio. E em rela<;ao ao futebol amador, a 
cobertura e estritamente local. Essa relayiio de cobertura deixa clara a estrategia ou objetivo mercadol6gico 
da atividade de um grande jornal. Em Campinas, jomais de bairro, fazem o cantinho inverso, obviamente. 
Nao se realiza uma cobertura do futebol profissional, mas sirn do futebollocal, amador, porque o pUblico 
alvo e local. Urn exemplo desse tipo de cobertura e jornal e a Folha do Taquaral, com noticias do bairro 
Taquaral e no caso do futebol, o amador - embora, as vezes, o jornal ate traga noticias tambem sobre Ponte 
Preta e Guarani. Cabe aqui tambem destacar que grandes jomais das capitals estadnais nao realizam uma 
cobertura do futebol amador de forma tao significativa como realizam os grandes jornais do interior. Por 
exemplo, encontramos mais noticias do futebol amador de Campinas nos dois grandes jomais 
campineiros, do que noticias do futebol amador paulistano ou carioca emjornais como A Folha deS 

Paulo ou 0 Estado de S Paulo. e o Jornal do Brasi I ou 0 Globo, respectivamente. 
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incorpora de maneira definitiva il cobertura do futebol, e tambem de qualquer outro tema, 
assunto ou seyao. 

Ainda nessa ediyao do Diario do Povo de 1955, o derbi disputado no Estadio 
Moises Lucarelli pelo Campeonato Paulista de 1954 e vencido pela Ponte Preta por 1 a 0, 

havia uma pagina inteira somente para o jogo entre as potencias campineiras. E inclusive, 

e tambem nesse moment~ que os jornais comeyam a se referir ao derbi como sendo o 
"derbi campineiro". Pois ja havia urn "derbi" nesse novo contexto no qual Ponte Preta e 

Guarani haviam se inserido, que era a disputa entre os rivais da capital S.C. Corinthians P. 

e S.E. Palmeiras. Assim, o derbi de Campinas precisava ser identificado para que nao fosse 
confundido com o derbi paulistano - talvez o maior e mais tradicional "derbi". 333 

0 Guarani ja utilizava nessa decada o tradicional uniforme com camisas-e meias 

verdes, e calyces brancos, que e usado ate hoje. 0 antigo uniforme com carnisas com 
listras verticais grossas verdes e brancas ja havia sido aposentado. E a Ponte Preta ja 

vestia carnisas brancas com uma listra grossa transversal preta, e calyces pretos e meias 
brancas. Este e exatamente o mesmo uniforme utilizado hoje, mas que entre os anos 60 e 

inicio dos anos 70, fora substituido por uma carnisa branca com duas listras verticais finas 
no !ado esquerdo. Foi com esse uniforme que a Ponte Preta subiu novamente para a I 

Divisao em 1969. Em meados da decada de 70, o time alvinegro voltaria a utilizar o 

uniforme com a listra transversal, estando com ela ate hoje. Esse uniforme foi baseado no 

uniforme do C.R. Vasco da Gama do Rio de Janeiro, que nos anos 40 passou a utilizar 
esse uniforme por influencia do entao poderoso time do River Plate de Buenos Aires, 

Argentina, cuja unica diferenya era a cor da listra, vermelha. Ja no derbi de 19 de janeiro 
de 1975, disputado no Estadio Moises Lucarelli pelo Torneio Laudo Natel - vit6ria do 

Guarani por 2 a 0 -, a Ponte Preta ja voltava a utilizar este uniforme. Com a utilizayao 

freqiiente agora das fotos nas paginas dos jornais e possivel acompanhar toda a evo1uyao 
das carnisas, em seus "designs" e modelos. 

Nos anos 60 outras alterayces ocorreram na cobertura do futebol feita pelos 
jornais campineiros. 0 espayo destinado aos esportes cresce ainda mais. No Correia 

Popular, ja no inicio dos anos 60, os esportes 12.assam a ter ate quatro paginas s6 para esse 
tema. A maior parte e destinada ao futebol, e essa tendencia fica mais clara ainda nessa 

decada de 60, quando o espayo destinado aos esl'ortes e basicamente urn espayo destinado 
ao futebol. As colunas fixas, "Respigos" e "Tiro Certo" no Correia Popular continuam. · 

Para o derbi disputado no dia 21 de agQsto de 1960, o·Ditirio do Povo traz, pela 

primeira vez, uma foto e uma "chamada"
334 

da materia sobre o derbi na capa ou primeira 

333 Pois aqui e importante comentar que com o tempo, o jogo entre essas duas equipes da capital paulista 
parou - ou quase isso - de ser chamado lie"'detbi"c 0 nrotivo·e-simp!es;w !ado deles ~a outra grande 

equipe, o Sao Paulo F. C .. Os tres formaram, na decada de 50 e 60, o "Trio de Ferro" do futebol paulista. 
Foram assim chamados por toda a imprensa da capital e tambem do interior. Assim, naturalmente se 
evitou chamar o jogo entre S.C. Corinthians P. e S.E. Pa!meiras de "derbi". E como outros classicos pelo 
interior de Sao Paulo- praticamente o U.nico estado a utilizar esse termo "derbi" - nao utilizavam e pouco 
utilizam a palavra "derbi", nao e exagero dizer que hoje o U.nico ou, pelo menos, o maior derbi do pals, e o 
derbi campineiro. Apenas Ponte PretaX Guarani ostentam esse titulo de "derbi" ate hoje, ou pelo menos, e 
para esse confronto que melhor e mais se adequou o termo "detbi". Assim, pennito-me dizer que hoje 
"derbi" e sinouimo do encontro entre os times campineiros Ponte Preta e Guarani, antes de qualquer coisa. 
334 "Charnada" e o nome que se cta a urn titulo, que pode vir ou nao - mas geralmente vern - seguido de urn 
texto curto, com apenas urna frase (uma especie de linha fina) ou composto por urn U.nico e pequeno 
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pagina do jornal. 0 mesmo ocorre com o Correia Popular em meados dos anos 60. A 
primeira pagina passa a ser uma especie de "capa" do jornal. A chamada da "Se9ao 
Esportiva" do Diitrio do Povo tambem traz al~mas curiosidades. Os termos ''match", 
"embate", etc, dao Iugar ao termo "partida", que come9a a ser utilizado com mais 

freqiiencia pelos jornais no come<yo dos anus 60. Outra curiosidade e a utilizayao de fotos 
com a forma<yao classica dos times de futebol que se mantem ate os dias de hoje. 

Nas primeiras decadas do seculo XX, fotos de times de futebol apresentavam uma 
postura diferente. Os jogadores assurniam posi<;:oes ou muito formais, ou elegantes ou 

"elegantemente descontraidos" (como pur exemQio deitados segurando a bola, abra<;:ados 

com enormes sorrisos, com urn joelho ao chao e outro apoiando o tronco ou encostados 
em algo com uma postura imponente.). E semQfe com uniformes elegantes. A Ponte Freta, 
por exemplo, usou nos anus 10 urn uniforme com gravatas e elegantes bermudas. Outra 

postura classica de urn time de futebol nessas Q!imeiras decadas era a formayao em tres 
fileiras: os sentados, os agachados (de joelhos ou com as pernas levemente dobradas) e os 
em pe. As vezes, as fotos, que eram .. .raras,. eram mnjto hem produzidas_ Nii.o.. falt.axam 

cadeiras para acomodar alguns jogadores, pano de fundo para dar urn ar de "eternidade", 
"grandiosidade" ou "evento hist6rico pannr exposis;ao"; e ate a presen9a de trofeus <;>u 
outros objetos, como ramus de flores, registrando urn memento hist6rico da equipe. 

Deve se ressaltar aqui que a tecnica fotografica nesse periodo ainda era pouco 

desenvolvida, o que exigia urn tempo de exposi<;:ao muito maior. Em alguns casos, se 
faziam necessaries ate apoios para se encostar ou algum objeto para se segurar, com a 

inten<yao de garantir o maximo de imobilidade possivel dos individuos para a feitura das 

fotos. Por isso, as fotos dessas primeiras decadas eram raras e mantinham esse padrao. 
Hoje as fotos sao bern diferentes. A foto classica de urn time de futebol nos traz 

uma sensa<yao de urn "exercito" em posi<;:ao num "campo de batalha". Os jogadores 

formam duas fileiras, os em pe (goleiro, zagyeiros e meias defensives) e os agachados 
(meias ofensivos e atacantes). A paisagem das fotos e sempre o campo de futebol, onde se 

desenrolam os embates. Pois a partir da decada de 60, as antigas fotos de times de futebol 
sao substituidas pur fotos mais atualizadas. Ja nessa edi9ao de 21 de agosto de 19(50, o 

Diitrio do Povo traz em suas paginas sobre o derbi, vencido pela Ponte Preta por 3 a 2, 
fotos com as respectivas equipes ja com essa postura classica que se mantem para os times 

de futebol. 
Nao so o derbi come<;:a a ganhar mais esQa<;:o nas primeiras pagjnas, com 

chamadas, como todo o futeboL Bastava ser urn evento relevante para ganhar espa<;:o na 
primeira pagina. E o exemplo._das_.Copas .d.o ... MunruLEnL1966, na. Copa disputad~ e 

vencida pela Inglaterra, sairam inumeras chamadas com fotos e textos sobre os jogos fl.1ais 

da competi<;:ao, certame esse em que o Brasil ha:vilrsi:do":eliminado ja na prllp:eira fuse, apps 

perder suas partidas pur 3 a 1 para Hungria e Portugal. 0 futebol, alem de "caderno" 

proprio, tambem conquista a primeira pagina do jornal. 

par:igrafo. A "chamada" tern por objetivo apenas "chamar" a aten9ilo do leitor para o contetido na edi9ilo 
daquele dia de urn jomal. E urn recurso que come9ou a ser utilizado no final dos anos 50 e inicio dos anos 
60. A capa ou a "primeira pagina" do jornal coffie9a a trazer cada vez menos noticias e passa a funcionar 
como uma "capa'" de fato. ou seja, introduzindo aquela edi9ilo do jornal com os (principais) fatos ou 
noticias que formam o seu contetido. 
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No Correia Popular de 12 de julho de 1970, o derbi ganha as primeiras paginas do 

jomal. Aparecem chamadas e fotos na capa do jomal sobre o derbi, vencido naquele dia 
pela Ponte Preta por 1 a 0 no Moises Lucarelli, em partida pelo Campeonato Paulista. A 

Ponte Preta subira ha pouco tempo para a I Dh.jsiio do futebol paulista, depois de amargar 
dez anos na II Divisiio. 

Nesse periodo tambem se verificou na A Gazeta Esportiva grande e intensa 
cobertura do futebol do interior, principalmente de Campinas. A relac;iio imprensa e 
futebol se toma ainda mais proxima. A imprensa cheg!i a oferecer a Tac;a Gazeta de S. 
Paulo em alguns jogos importantes da epoca. 

VII - 16. Futebol vira espetaculo mercadologico, o Derbi se transforma 

em classico nacional e Campinas, "capital do futebol": 1970 a 1990 · 

"0 Espetaculo de Gala do Futebol Campineiro" 
(Correia Popular,06/03/J976) 

Foi nos anos 70 e 80 que o futebol campineiro atingiu o seu auge. A cidade de 

Campinas recebe a migrac;iio de pessoas lig_adas a classes sociais mais favorecidas, 

principalmente com a implantac;iio de universidades na cidade, o que gera tambem uma 

populac;iio maior de intelectuais. Tanto Ponte Preta quanto Guarani montaram nesse 
periodo os maiores esquadroes de suas respectivas historias. F oi nesse periodo, que ambas 

equipes conquistaram seus mais importantes titulos e tambem apresentaram suas melhores 
performances nos campeonatos paulista e brasileiro, com o Guarani, inclusive, disputando 

a Tac;a Libertadores da America. Para a imprensa campineira, certamente tambem 
representou o melhor momento para cobrir o futebol das duas equipes e principalmente os 

derbis, ja que o classico campineiro passou, a partir dai, a ser de interesse nacional, 
condic;iio essa que ainda niio perdeu ate os dias de hoje; periodo esse em que Ponte Preta 

e Guarani montaram equipes fortes e disputaram fases finais de inumeros certames. 

Na decada de 70, se estabelece definitivamente urn cademo de esportes como nos 
conhecemos hoje. E a partir da segunda metade dos anos 70, as paginas de esportes 

ganharam outro ingrediente interessante, os quadrinhos, em tiras ou charges. Destaca-se 

nessa epoca, meados da decada de 70, o cartunista ou quadrinhista do Diario do Povo 

Marcio Tadeu Cordeiro Uchoa. E na decada seguinte o cartunista ou quadrinhista Haffis, 

no Correia Popular, o que ocorria antes, basicamente, somente nos cademos de cultura e 
lazer. Essas tiras eram sobre o futebol e inumeras vezes sobre o derbi especificamente. Em 

1976, Marcio Uch6a (era assim que ele assinava},jgntamente como jomalista Zaiman de 

Brito Franco, lanc;aram uma revista em quadrinhos so com as tiras enfocando o derbi e 

todas as nuanc;as da rivalidade entre pontepretanos e bugrinos.335 0 Correia Popular passa 

definitivamente a ter urn "cademo de esportes" com 4 ou 6 paginas. 

335 Alem de importante para a pesquisa, tambem procurei muito por exemplares dessas revistas por ser 
leitor e colecionar de quadrinhos. 0 prOprio Marcia UchOa niio tern nenhum exemplar. 0 mesmo ocorre 
com Zaiman de Brito Franco. Nem os clubes on bibliotecas. Talvez apenas alguns poucos torcedores de 
ambas as equipes. 0 Unico exemplar que consegui foi atraves de urn amigo pessoal, Alberto Duarte, fllho 
do lendario tecnico Ze Duarte, que dirigiu ambas equipes em seus melhores momentos, e que atualmente 
dirige a Sele<;iio Brasileira feminina. 
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(Historia em Quadrinhos publicada na revista Derbi n • 2, do cartunista Mtircio UchOa e do jornalista 
Zaiman de Brito Franco, de 0210311976, onde aparecem nuanr;as do universo que compreemje a 

rivalidade entre Ponte Preta e Guarani.) · 
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Em 1976, no derbi disputado no dia 7 de mar<;o pelo Campeonato Paulista no 

Moises Lucarelli, o Correia Popular trouxe urn dia antes a seguinte manchete, que bern 

representou o momento que se iniciava para o futebol campineiro: "0 Espetdculo de Gala 
do Futebol Campineiro ". 

A cobertura dos jomais na decada de 80 se mantem. E ocorre nos anos 80 uma 

curiosa "divisao da cobertura". Nas decadas anteriores, quando ocorria urn derbi, 

naturalmente a quantidade de textos, informa<;oes e fotos eram "divididas" igualmente 

entre Ponte Preta e Guarani. E claro que em algum momento uma equipe ou outra, por 

algum motivo circunstancial e de momento, reeOOia-mais espa<;o e aten<;iio. Mas-oos anos 

so, essa divisao passa a ser bastante rigorosa. :E possivet medir o espa<;:o destinado a cada 

time, mesmo quando nao hi urn derbi, e constatar que rigorosamente o mesmo espa<;o e 

concedido a ambas as equipes em muitas edi<;:oes do Diario do Povo, por exemplo. 

Portanto, nesse periodo que se inicia na decada de 70, ocorre urn grande avan<;:o 

tecno16gico na cobertura esportiva. Os iomais Q._assam a ficar prontos e a ser distribuidos 

mais rapidamente. E o momento em que o futebol se transforma num extraordimirio 

evento de enorme potencial mereadelGgiee-c-E·ja-oos-H!timos anos da decaaa de 60, o 

futebol ja e noticia comum nas primeiras paginas do· jornal, o que nao ocorrera !los 

periodos anteriores. Hoje, urn evento futebolistico e, nao raras vezes, toda a primeira 

pigina de urn jomal da grande imprensa. 

No final da decada de 70 e inicio da decada de 80 ocorre urn processo de 

caderniza<;:ao do jomal. E dos cademos o de mais destaque e o de esportes ( ou futebol). 

Alguns jomais tambem inovaram quan1a.iLcohertma esportiva. E o caso da A Folha de S. 

Paulo, por exemplo, que come<;ou nos anos 80 a usar muitos quadros com·estatisticas. 

Tambem surgem as calumrs-sobre-f'utebure-outrns-esportes nas piiginas do jonpal. 

Os colunistas correspondem aos antigos cronistas, e eles passam a utilizar uma linguagem 

mais direta e precisa em suas criticas e comentirios, mas alguns nao perdem totalmente o 

carater litenirio que tinham as cr6nicas nos anos 40 e 50, principalmente· quando os 

colunistas se remetem a cultura, ao folclore e aos mitos do futebol. 

Em rela<;:ao a Ponte Preta e Guarani, os anos 70, 80 e 90 correspondem a urn 

periodo em que os times ja figuram entre os principais e mais tradicionais clubes do Brasil, 

com enorme proje<;:ao estadual e nacional, disgutando e conquistando titulos. 0 derbi se 

transforma definitivamente num classico de interesse nacional. .. 

VII - 17. 0 consagrado Derbi: anos 90 e seculo XXI 
I 

Nos anos 90, o Diario do Povo e o Correia Popular passam a circular as 

segundas-feiras tambem, o que para o futebol e extraordinario, ja que as principais 

partidas, como urn derbi, ocorrem geralmente no domingo. Assim, o jornal conseguiu ser 

mais dinamico e preciso em sua cobertura do futebol. Estava mais "atual" e "em cima na 

noticia". Pouco mudou com a aquisir;:ao do Diario do Povo pela Rede Anhangiiera de 
Comunicw;ao, tambem dona do Correia Popular. Em relar;:ao aos esportes, o leitor 

continuou fie! ao jomal que ja lia antes, ja que a cobertura pouca alterac;:ao sofreu. Os 

cademos de esportes de ambos os jomais tinham 4, 6 ou 8 paginas de esportes, 

dependendo do dia e do evento que os jomais estavam cobrindo. 0 que mudou foram 

algumas caracteristicas gnificas do Correia Popular e principalmente do Diario do Povo, 
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que ganhou uma fisionomia mais moderna, mais colorida. 0 papel das paginas do jornal 

tambem passou a ser de uma qualidade melhor. 

Perderam-se ai os beneficios de se possuir na cidade dois jornais concorrentes, que 

geram debate na sociedade. Em relayao ao derbi, perdeu-se talvez a busca por enfoques 

diferentes referentes a cobertura do futebol. Nao tern mais sentido procurar em ambos os 

jomais o que cada urn diz sobre determinado evento do futebol. Agora, basta ler urn 

deles .. 

Em dezembro de 2001, para comemorar uma decada do programa esportivo 

"Telesporte" do canal de Campinas do SET, foi lan9ada a Revista Telesporte e o site 

www.telesporte.com. br, com a cobertura do futebol de Campinas e regiao 0 enfoque de 

ambos os veiculos foi o Derbi, com hist6rias, estatisticas e comenUirios de seus cronistas. 

E uma revista e urn site que basicamente tratan:Lde.A.A..J'onte Preta e Guarani.E .C.. 
Alem desses, existem ainda dois sites de Campinas, criados recentemente, que se 

destacam na comunica<;ao eletronica- (inteme¢· www.futeboltrrtertor.cum~br e 

wv>'w.jutebolaovivo.com.br. 

(Uma das Ultimas mathias sobre o Dtrhi, cldssico nacional, no jornal didrio Lance!, 26/03/2002.) 

No dia seis de abri!. Ponte Preta e Guarani travam um duelo a parte contra o rebaixamento no Tomeio Rio-SP 
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VIII- DESCRICAO DO CD E DA P A.GINA NA INTERNET 

SOBRE 0 DERBI CAMPINEIRO 

A internet e ainda urn es2a'to _novo. Algg_ns estudos foram realizados sobre esse 
meio de comunicavao, principalmente no meio academico. Sua linguagem ainda e urn 

objeto recente de estudo, o que nos permite dizer CJ!le ha muito ainda para se avan'(ar no 
estudo da internet. No dia a dia ocorrem experiencias das mais diversas com essa 

linguagem por todo o mundo. Mas e certo que. ela reQ_resenta urn extraordinario espa9o 
para divulga'(ao, debate e propaganda. Muitos temas encontram na internet urn espa90 que 

antes nao dispunham em outros meios, por motivos diversos. 
Mas a caracteristica mais importante da internet e a interatividade e a velocidade 

com que uma inforrna'(ao pode ser transmitida. Ou, em alguns casos, quando se tern 
apenas urn computador e uma conexao com a internet, ela lhe permite manter-se em 

contato com o mundo. 0 jornalismo na internet e feito basicamente ao vivo. Quando mais 
rapido se divulgar uma determinada noticia, mais credibilidade obtem o 6rgao. Hoje, 

existem muitos 6rgaos jornalisticos via internet, sem dizer que basicamente todos os 
veiculos de comunica'(ao impresso, radiofOnico e televisivo possuem sua "versao" na 

internet. Os 6rgaos da grande imprensa obrigatoriamente a tern, ate por questoes 

mercadol6gicas. 

Qualquer assunto ou tema pode assim construir ou criar urn espa((o 2ara a sua 
difusao e manuten'(ao na internet. Portanto, e 6bvio que urn dos temas que mais espa'(os 

possuem nesse meio e o futebo~ por ser ele urn extraordinario fenomeno cultural de massa 
ja discutido nesse trabalho. E por serem bastante amplos, as paginas na internet podem se 

especializar, como por exemplo enfocar urn clube, urn campeonato, urna federa'(ao, uma 

regiao, etc. 
· Nao cabe aqui uma discussao mais profunda sobre a internet, mas sim a utiliza'(ao 

que podernos fazer dela com o tema desse trabalho. Com o tema "Derbi Campineiro" 
pode-se criar urn CD ou urna pacina ou endere'<o na internet, enfocando basicamente sua 

hist6ria, sua evolu'(ao, sua intera9ao com o espa90 em que se da., no caso Campinas, e 
tambem a intera'(ao que teve ao longo do tempo com a imprensa, alem, e claro, de 

divulgar os numeros e estatisticas desse evento futebolistico. Nao existe urn CD no 

mercado nem urn site sobre o Derbi Campineir() na rede. 
Assim, produzi urn prot6tipo do que poderia ser uma pagina sobre o Derbi 

Campineiro na internet. Para demonstra'(ao, embora nao fosse tao necessario, ja que 
poderia apresenta-la diretamente na internet, gravei o seu conteudo e seu processo 

funcional num CD. Assim, vale ressaltar aCJ!Ii tambem, q_ue alem da ~gj_na na internet, 

tambem produzi urn CD sobre o tema, que pode inclusive ser comercializado. 

Para montar esse prot6tipo, utilizei urn programa chamado "Front Page 2000". 

Esse e apenas urn entre outros programas similares, para o mesmo fun. Cada urn desses 

programas, embora tenham recursos diferentes, sao voltados para as mesmas finalidades, a 
constru'(ao de uma pagina na internet ou mesrno para a produ9ao de urn CD ROM. 

Embora existam programas mais apropriados e especificos para criar CDs, como por 
exemplo o programa "Control Win", criado pelo professor Marcelo Souza, do Instituto de 

Artes da Unicamp. 
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0 "Front Page 2000" e urn programa cuja finalidade e ser urn editor "HTML" 
("Hypertext Markup Language"). 0 ''HTML" ou "HTM", que eo hipertexto, eo formate 

padrao da pagina para a internet. Basicamente ele cria uma outra versao de urn 

documento, por exemplo escrito no ''Word". Essa versao, que e o hipertexto, cria codigos 

gerais para representar os textos e imagens que formarao a pagina que ~era colocada na 

internet. Portanto, o "Front Page" ja cria as paginas nesse formate padrao para a internet. 

Vale Jembrar que existem basicamente tres tipos de hipertexto. Ha o HTML 

normal, que produz uma pagina "estatica", que nao permite "a96es" na pagina, sendo 

apenas urn ''tradutor" ou urn "padronizadai'_Rnesse. tipo que o "Front Page?' pernpte 

criar as paginas. Ha o dHTML, que e "dinfunico" e permite "ay5es" na pagina,- com 

fun96es mais complexas, como por exemphrcri:a:r=se-uma lista de discussao na internet, 

que exige a construyao de urn sistema de funcionamento mais complexo,-com a cria91io e 

acesso a bancos de dados. E ba tambem o XML, que e "estendido", ou seja, que permite 

mais intera9ao ainda, como por exemplo a integraY?o com programas no comp1.1tador em 

ambientes de rede. Cada tipo apresenta urn grau de complexidade que e voltado para urn 

determinado fim na internet. 

0 trabalho de cria9ao da Q_agina, de torna-Ja uma pagina que po~~a ser veiculada na 

internet e totalmente meciinico. Trabalha-se com arquivos de texto e imagem e se monta 

ou edita uma pagina, como se faz em outros programas, como no proprio "Word" ou no 

''Page Maker". A (mica diferen9a, nesses casos, e que o texto ou mesmo a imagem sao 

construidos sem serem destinados a internet, ou seili, nao sao feitos no formato de 

hipertexto. Essa e basicamente a tmica diferen9a. 

0 primeiro passo entao foi esbo9ar uma p_agina de abertura e tambem o conteudo e 

as janelas ou links. Esse e o trabalho intelectual, de cria~tao e elaborayao, embora o 

proprio ''Front Page 2000" nos facilite esse trabalho tambem, nos oferecendo modelos de 

paginas para diversos temas possiveis. Por possuir esse imenso conteudo de op~t5es, o 

''Front Page 2000" e urn programa que ocup·a muito espa9o no disco rigido do 

computador. 336 Grava-se em arquivos separados ou pr6prios todo esse conteudo que sera 

utilizado, e a partir do programa come9a-se a-ll:!€H:ltaF a pagina, numa tarefa puramerte 

meciinica 

Monta-se a pagina iniclaf ou ·de apresenta9ao, que, nesse caso, cnamei de 

"Index.htm1"337 Essa pagina inicial e a pagina que abre. quando acessamos..o enderer;:o em 

que ela se encontra na internet ou quando acessamos o CD. Nessa pagina aparece, do !ado 

direito (pois ela foi dividida em dois ''fu!mes",mr"espaifos"; nurna unica pagimr} rona foto 

de urn Derbi do final dos anos 70, com os jQgl[dores.Careca do Guararu e Toninho da 

Ponte Preta disputando uma bola em primeiro plano. Sobre a foto, no meio deJa, aparecem 

as palavras "Derbi Campineiro" e embaixo, utilizando-se de urn efeito chamado "marqui", 

que possibilita a frase manter urn movimento continuo da direita para a esquerda, aparece 

336 Embora existam versiies mais simples que ocupam menos espa90, como por exemplo o "Front Page 
Express", que inclusive e gratuito, ou seja, nao se paga licen~ para utiliza-lo, ao contcirio do "Front Page 
2000''. 
337 Embora haja urn arquivo "autorun", ou seja, como olljetivo de rodar o CD assim que ele for inserido 
no drive especifico, pode-se inicia-lo. caso o "autorun" nao o execute, atraves desse arquivo "Index.html", 
que esta dentro da pasta "Derbi", como descrito no proprio CD. (OBS.: 0 "autorun" esta configurado para 
executar o CD no drive "D". Alguns computadores possuem o drive "E" para realizar essa leitura de CDs.) 
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urn subtitulo: "0 Maior Chissico do Interior do Brasil". Do !ado es(j!lerdo aparece o 
"menu", com as janelas criadas para o conteudo da pagina. Cada janela traz urn efeito4ue 

permite perceber quando ela foi selecionada, bastando entao apenas clicar nela para entrar 
na pagina de destino. Essas janelas sao: 

1) Ponte Preta: Com a hist6ria do clube; 

2) Guarani: Com a hist6ria do clube; 

3) Campinas: Com a hist6ria da cidade, local onde o classico se deu ao Iongo do 

tempo; 

4) Futebol em Campinas: Com a hist6ria do futebol no espa9o especifico de 
Campinas ao Iongo dos anos; 

5) Historia do Derbi: Com toda a trajet6ria do classico ao Iongo da hist6ria; 

6) Jogo a Jogo: Com a relavii.o completa de todos os derbis que ocorreram ao Iongo da 

hist6ria; 

7) Derbi e a Imprensa: Com a relavao e interavao do classico com a imprensa escrita, 

se remetendo ai ao estudo realizado na tese; 

8) Links: com janelas ou links para as paginas da Ponte Preta, Guarani, feder<J.vao 

Paulista de Futebol e Lig<J. Campineira de Futebol; 

9) Sobre essa Pagina: Com uma descrivao simples e direta sobre a pagina em si, seu 

objetivo e origem, alem de oferecer contaro, via.wrreio. eletronico,-.oom..o. autor ,da 
pagina ou CD. . 

Cada janela nos conduz para o conteudo de urn novo arquivo. 0 "menu", por 
op9ao minha, mantem-se sempre a esquerda, o que nos permite uma avao rapida e pratica 

para navegar na pagina ou no CD: E a partir de cada pagina aberta pelas janelas do 
"menu" pode-se criar tambem, infinitamente, outras janelas para outras paginas ( arquivos ), 

e tambem relacionar palavras, frases ou quadros com outras Q<iginas, tra11sformando-os em 

janelas tambem. 

Montado ou editado todo o trabalho, o CD esta pronto. Para a pagina na internet, 
devemos ainda escolher urn servidor e criar urn espa90 nesse servidor, como por exemplo 

o "Yahoo Geocities". 0 servidor pode oferecer OJ?v5es de esJ?avo a ser criado e utilizado. 
Alguns sao gratuitos e outros sao pagos. 

0 mesmo conteudo do CD ou da pagi_na J?Ode ser "montado" de inumeras 

maneiras. Depende nesse caso da vontade e objetivo do autor, alem do tempo e recursos 

de que ele dispoe. Assim, e possivel se construir urn produto, que embora possua o 

mesmo conteudo, seja completamente distinto deste criado por mim, que e assim apenas 
uma versao, uma possibilidade. 
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IX- CONCLUSOES 

IX - 1. 0 Derbi e a imprensa 

F alar em cultura brasileira e inevitavelmente se referir ao futebol em algum 
memento. Pois esse ex:traordimirio fenomeno social e cultural esta enraizado em nossa 
cultura. Chega-se ao exagero de achar que "see brasileiro, entende e gosta de futebol...". 
E no universe do futebol brasileiro ( e mundial tambem), os chamados "classicos" 

correspondem a uma das mais importantes "p_artes" ou eventos desse esporte. Os classicos 
mobilizam a midia e multidoes. Sao eventos de enorme importancia para o meio 

futebolistico, carregados de mag!a, mites, hist6ria, rivalidade e tradi9ao. Todo o torcedor, 

que possui urn time do cora9ao, possui tambem urn "rival do cora9ao" ... E a participa9ao 
da midia no processo de constru9ao desse contexte ao Iongo das decadas e fundamental. 
A grandeza desse evento aparece em inumeros mementos e tex:tos como esse que segue 

abaixo: 

"0 futebol e hoje um jen6meno social, que mobi liza mi !hoes de brasileiros. De norte a 

sui, de teste a oeste do pais, vive-se cada partida, discute-se cada vit6ria e cada derrota. 

Os brasileiros, em geral, homens e mulheres, criam;as, adolescentes, idosos, participam 

das alegrias e das tristezas do futebol, conhecem as regras basicas, sabem discuti~las 

com maior ou menor desenvoltura. Sem muito esfon;o, uma pessoa qualquer do povo 

lista alguns at/etas e e capaz ate de apontar as suas qualidades. Somas 130 milhoes de 

tecnicos, de juizes, de joggdores de futebol. 

A imprensa, o merit a de ter criado o jen6meno. A final, foram os cronistas de futebol que 

popularizaram o esporte. Contaram as suas his~e ilwentaram um-vocabHiitrio, 

proprio. Criaram os mitos do esporte, conseguindo jazer com que toda a popular;ao·diste 

imenso pais se emocione com uma partida de futebol. Foi a imprensa que consagrou o 

encontro de equipes, e os chamou "ckissicos ". "Jogos classicos ", como as partidas 

disputadas entre o Flamengo e o Fluminense. " 338 
( e entre Ponte Preta e Guarani ... ) 

Os paragrafos acima sao capazes de resumir urn pouco da magia desse jogo. 

Mesrno quem e indiferente, quem nao gosta de futebol, nlio consegue ficar completamente 
separado ou ser imune a ele. Ainda mais num pais como o Brasil, que apesar de ser 

constituido per muitos "brasis", muitos contex:tos e realidades diferentes, tern no futebol 

urn fator comum e ate unificador. 0 futebol esta disseminado em todos os cantos do 

Brasil, como pratica esportiva e alcan9a atraves das torcidas todas as esferas da vida social 
do brasileiro. 

Talvez, guardadas as propor96es339
, a imprensa,. escrita, radioronica ou televisiva, 

tambem seja urn fenomeno de similar abrangencia ern nossa sociedade. No case especifico 

338 FILHO, Mirio; RODRIGUES, Nelson; organizado por FILHO, Oscar Maron e FERREIRA, Renato. 
Fla-Flu ... E as multidoes despertaram. Rio de Janeiro, 1985, pp. 7. 
339 Digo "guardadas as propor<;iSes", pois o niunero de pessoas @e interagem com o futebol de alguma 
forma e maior se comparado ao niunero de leitores, ouvintes ou telespectadores que interagem com o 
jornalismo. Isso porque os problemas sociais, que resuJtain nas diferen<;as declasse, impedem, por uma 
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da televisao, ela foi inclusive instrumento para a constru9iio de uma identidade e cultura 

nacionais, reflexo da imposi9ao da ideologia da elite e dos militares brasileiros, que 

buscavam urn pais hegemonico e unificado sob seus interesses, mesmo que fosse a 

fon,a
340 

Foi parte do projeto de na9ao engendrado pelos governos da ditadura militar a 

partir de meados dos anos 60, quando come9a a "fase populista da televisao", de 19M a 

1975, memento em que ela e popularizada e vista comer exemplo de modernidade, nao 

mais restrito a elite brasileira, como ocorreu na sua pri!lleira-fase no Brasil, a "elitista", de 

1950 a 1964?41 
• 

Essa imprensa, em geral, reflete e constroi aspectos de nossa cultura, entre os 

quais podemos incluir com destaque o futebol. E ele e parte e pauta obrigatoria de 

qualquer veiculo que tenha por objetivo realizar uma cobertura geral do meio em que esta 

inserido. Excluem-se ai, evidentemente, veiculos que se destinam a uma cobertura ou area 

especifica. 

Perceber entao que existe uma rela9ao entre imprensa e futebol e automatico. Mas 

essa rela9ao vai alem da simples cobertura que se propoe apenas relatar fatos referentes ao 

futebol. Ha uma rela9ao muito mais proxima, uma intera9ao muito mais poderosa, atraves 

da qual a imprensa parece buscar no futebol seu enorme potencial onirico, emotive e 

simb6lico. Ela busca e "domestica" essas caracteristicas, dando a elas nomes e formas. 

Padroniza-as. Aparentemente se apossa do futebo~ mas sem de fato consumar tal intento. 

Ela nao poderia, por ser o futebol e seu universe urn fen6meno social independente. E o 

futebol se beneficia, pois e difundido de maneira eficaz e a paixao por esse esporte e 

realimentada e direcionada novamente ao meio fbtebolistico_pela imprensa_Eum pro~ so 

continuo, de duas vias, ida e volta, com o qual ambos, imprensa e futebol, se benefidam 

sempre. Com a imprensa, o universo· doiirtebol se mescla ainda mais as entr anhas ue nossa 

cultura, passando a ser parte inerente dela. E ela se torna parte atuante do universo- do 

futebol a partir do memento em que come9a a cobri-lo. Ha uma inevitavel e clara rela9ao 

de simbiose entre imprensa e futebol. · 

Essa visao nao e compartilhada por alggns i()rnalistas, como Juca Kfouri, que 

tambem tern forma.yiio como cientista social. Para ele, futebol e midia se relacionam, mas 

nao trocam nada. A imprensa niio constr6i contextos e padroes ou influencia o futebol, 

pois se assim fizesse estaria errada, pois essa nao e a fun.yiio da imprensa. Ela deve, 

segundo ele, permanecer distante do futebol, noticiando-o, analisando-o e denunciando 

aspectos nocivos e corruptos em seu contexto, nada mais. Nao cabe a ela interferir no 

meio futebolistico, segundo Kfouri, com quem nao concordo. 

Essa rela.yao e percebida no recorte que foi aqui realizado, ao estudar o Derbi 

Campineiro. E claro que boa parte. da riYalidade..entre.Po.nte. Preta e Guarani nasceu qos 
seus confrontos desde 1912. Nasceu e cresceu a cada jogo, entre os agentes diretes 'do 

serie de motivos que reo cabe discutir aqui, que uma significativa parte da popula~iio tenha acesso ao 
conhecimento e aos meios de comunica~o. 
3

-10 OLIVEIRA, Marcelo Pires de. TV Excelsior: 0 Elo Perdido- A evolur;lio do modo de produr;lio 

televisivo, do periodo romdntico para a era industrial, pela vislio dos seus dirigentes. Tese de Mestrado 
pelo Institute de Artes da Unicamp, Campinas, SP, 2002, pp. 40-42. 
341 OLIVEIRA, Marcelo Pires de. TV Excelsior: 0 Elo Perdido -A evolur;lio do modo de produr;lio 

televisivo, do periodo romdntico para a era industrial, pela vislio dos seus dirigentes. Tese de Mestrado 
pelo Instituto de Artes da Unicamp, Campinas, SP, 2002, pp. 37. 
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chissico, como jogadores, comissao tecnica, dirigentes e principalmente torcedores, no 

campo de jogo, na cidade. Mas alem disso, tambem a imprensa e responsavel por acirrar 
ainda mais urn classico e promove-lo, ao diferencia-lo dos demais embates ou encontros, 

chamando-os de classicos e posteriormente, algj!nS deles, 12._r:incipalmente em Sao Paulo, de 
derbis. No caso do derbi campineiro, a rivalidade nasceu fora da imprensa, mas se tornou 

eterna e grandiosa nas paginas da irnprensa. Isso beneficiou a ambos, irnprensa e Derbi. 

Essa novao de "classico", de jogo tradicional e historico, jogo entre rivals, de onde 
vern como sinonimo o termo "derm"~.eJ.abricada pela imprP.nsa. E clara que a rivalidade 

precisa existir, ser inerente ao embate, mas quem o promove e o transforma num classico 

para multidoes, e a imprensa. tr lellliO "ciitssicu" surge··mrcobertura eSpOI tivai:ogo ~as 

primeiras decadas de futebol no Brasil, como ~r exemQ.lo qyando a imprensa, ao anunciar 
urn jogo em nota simples, promete que sera uma partida acirrada pois "ambas as equipes 
estao preparadas e motivadas para o embate". Com o tempo (em poucos anos ), ela ja se 

refere ao jogo como urn "encontro de 'antigos e tradicionais' rivais"342 

A imprensa, assim, estabelece es-sa- 'OOVii.G--e-quaado alguem epta JX*· um time, 
tambem herda outro, como seu rival. Numa frase popular, em que se extrapola essa: novao, 
usando urn exemplo aleatorio, urn atleticano diz "nao torvo pelo C. Atletico Mineiro, mas 

sim contra o Cruzeiro E. C." (numa alusao ao clitssico mineiro, de Belo Horizonte). E essa 

"maxima" vale para qualquer rivalidade. E claro que ela e uma metafora, o atleticano torce 
mesmo para o seu time antes de mais- nat!a;-ceme-qualquer-outro torcedor,-mas- e uma 

metafora bastante precisa para demonstrar o grau de rivalidade construido entre os dois 

times. E o mesmo vale para todos os outros grandes classicos, como esse em Belo 

Horizonte, ou classicos regionais. Com a pro~~ao alcan9ada pelo dois times de Campinas 
nos anos 70 e 80, ele parece ser o unico classico regional que chegou a condivao de 

classico nacional, mantendo-se assim ate hoie, o que nenhum outro classico regional 
conseguiu, nem por urn curto peri.odo de tempo. 

Campinas e interior e nao e capital do estado; mas e, em alguns aspectos, 

economico e industrial, a segunda cidade mais importante do estado. Ponte Preta e 

Guarani nao sao "grandes" como os times da capital, mas logo depois desses, os times 
campineiros encabe9am qualquer ranking paulista. 

A relavao entre imprensa e futebol, atraves do classico entre Ponte Preta e 

Guarani, pode ser dividida em fases diferentes ao Iongo desse quase urn seculo de historia. 
Cada fase representa urn momento especifico da cobertura do· Derbi, com caracteristicas 

proprias inerentes ao seu tempo, contexto e espayo, onde estao implicitos momentos 

especificos de cada urn, da imprensa (Q.rincipal!llente Ditirio do Povo e Correia Popular) e 

do futebol. Essas sao as fases que podemos discriminar como estudo realizado: 

1) 1912 - 1920: A esse curto periodo, pogemos acrescentar tambem toda a primeira 

decada do seculo XX, se considerarmos os anos de rela9ao entre irnprensa e futebol que 

antecederam os jogos entre Ponte Preta e Guarani. Esses anos correspondem aos 

primordios do futebol em Campinas. Considerei a partir de 1912 pois e esse o ano de 

inicio dos confrontos entre Ponte Preta e Guarani, embate que ainda nao era chamado de 

342 Essas charnadas da imprensa em rela<;iio aos jogos de futebol aparecem com freqiiencia nas edi<;iies do 
Diario do Povo ao Iongo de toda a decada de 10 e tambem durante a ctecada de 20 do seculo XX. Eo 
encontro entre Ponte Preta e Guarani e assim tratado ja em 1914. 
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"derbi". E e nesse ano tambem que come<;:a a circular o Didrio do Povo. 0 jornal, 

portanto, foi o unico em Campinas que acompanhou toda a trajet6ria do chissico. Tambem 

e fundamental contextualizar o espayo em que se da essa rela<;:ao inicial, a Campinas do 

inicio do seculo XX. A cidade vive urn mornento de grande prosperidade economica, 

impulsionada pela produ<;:ao de cafe. Ocorre em CamQinas, nesse momento, a primeira 

industrializa<;:ao, voltada principalmente para a cultura do cafe, para as atividades 

agricolas. Apesar de recente, o futebol, que cheg_¥a a Camginas em 1897, tres anos depois 

de chegar a Sao Paulo ( e a proximidade sempre garantiu grande intera<;:ao entre as duas 

cidades), era muito disseminado pela sociedade camgineira e era focalizado por ela e pela 

imprensa como uma "novidade", e para os olhos de uma parte da sociedade campineira ate 

como urn "estranho jogo violento e selva~m". A goQ._ularizayao do futebol nessa epoca se 

deu, alem da difusao da pratica em si, atraves dos imigrantes, que valorizavam muito a 

pratica esportiva, principalmente alemaes, CJ!le construiram escolas de gjnastica no inicio 

do seculo XX, e italianos, responsaveis pela funda<;:ao de muitos times de Campinas, entre 

os quais Ponte Preta e Guarani, e tambem pela cria<;:ao do primeiro campeonato da cidade 

em 1912. Nessas duas primeiras decadas, os jornais que circulavam em Campinas .nao 

destinavam ao futebol urn espa<;:o grande. Ravia no Dhirio do Povo apenas urn espa<;:o de 

meia pagina ou urn ter<;:o deJa destinado aos esportes. As noticias de futebol vinham em 

meio a outras se<;:oes, como contos ou noticias com eventos culturais e religjosos da 

cidade. E o futebol nao era ainda uma modalidade que encabe<;:ava a se<;:ao e ocupava a 

maior parte do espa<;:o destinado aos esportes, como ocorre hoje. Ele dividia o espa<;o com 

outras modalidades como o boxe e o ciclismo, ou a avia<;:ao, vista na epoca como urn 

esporte, uma atividade para at! etas, nao raras vezes vistos como "hero is". As noticias de 

futebol vinham em notas curtas e eram basicamente chamadas ou convoca<;:oes de clubes 

para eventos futebolisticos e clubisticos. 

2) 1920- 1930: Nessa decada o futebol se firma em Campinas e ganha proeminencia em 

rela<;:ao aos outros esportes. Surgem mais times na cidade. Ponte Preta e Guarani ganham 

projer;iio estadual com a participa<;:ao no Campeonato do Interior e tambem em certames 

da APEA e da LAF, entidades maximas do futebol na capital paulista. 0 futebol passa J?Or 

uma fase de enorme populariza<;:ao do jogo, basicamente em duas esferas, . corn o 

surgimento das torcidas dos princip_ais e ia famosos times da cidade, como a Ponte Preta e 

o Guarani, e com a pratica efetiva do jogo nos muitos espa<;:os que a cidade oferecia e nos 

clubes, surgindo inumeros times de varzea e de clubes de bairros. Campinas, embora tenha 

crescido, manteve nesse periodo as mesmas caracteristicas do periodo anterior, voltado 

para a cultura do cafe. Na imprensa, o futebol consolida seu espa<;:o como esporte de 

destaque para a cobertura jornalistica. Suas noticias aparecem ja em textos maiores, nao 

mais como simples notas, e ja ocorre, na segynda metade da decada, a utilizayao de 

fotografias na pagina, agora inteira, de esportes. 0 Correia Popular come<;:a a circular em 

1927, e desde o inicio dedica uma pagjlla inteira Qara os esportes, ilustrada ja com 

fotografias, onde mais se destaca o futebol. Entre as primeiras se<;:oes dos jornais que se 

utilizam de fotografias, esta essa pagin'l destinada aos esportes. As primeiras fotografias 

sao utilizadas no jornal, num primeiro momento, para ilustrar a noticia e, num segundo 

momento, para complementa-la e enriCJ.lleCe-la. A utiliza<;ao de fotografias nos jorn~is 
representa urn diferencial significativo nos projetos graficos dos jornais, em seus aspecto e 
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estetica. Para o futebol e mesmo outras seyoes do jornal, se utilizavam fotografias 
posadas, ja que a produyao de uma fotografia naquela epoca nao usufiuia as vantagens e 

facilidades de hoje. Assim, como as fotografias necessitavam de urn grande tempo de 
exposi9ao para serem produzidas, elas encontraram nos esportes urn espa9o para serem 

veiculadas. Eram fotos posadas de jogadores e times de futebol, raramente de jogos. Hoje, 

os cadernos de esportes estao repletas de fotografias que so puderam ser produzidas 

devido as modernas tecnologias que permitem captar .uma imagem num temp9 muito curto 
de exposi9ao e tambem com pouca luz. Nessa pagina dedicada aos esportes, logo na 

primeira edi9ao do jornal Correio Popular, o mesmo lamenta o fato de Ponte Preta e 
Guarani estarem em !ados opostos naquele momento, cada urn em cada uma das duas 

entidades que entao organizavam o certame de Sao Paulo. 0 jornal lamenta que o povo 
campineiro estivesse naquele momento privado do seu maior classico. 0 futebol 

totalmente amador das duas primeiras decadas do seculo XX da espa<;:o a urn futebol com 
nuan<;:as de profissionalismo, que se estabeleceria efetivamente na decada seguinte. A 

imprensa passa a tratar o futebol como urn grande evento na cidade. Esse periodo 
preparou e difundiu o futebol para o periodo _posterior, em que o esporte se 
profissionalizaria. 

3) 1930 - 1947: Nos primeiros anos da decada de 30, o futebol se profissionaliza no 
Brasil, principalmente nos estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Em Sao Paulo, a APEA, 

entidade de futebol amador e que defendia o amadorismo, sobrevive apenas mais seis 

anos, ate 1936, e desaparece, o mesmo acontecendo com o entao maior time de Sao 
Paulo, o C.A Paulistano, que fechou seu departamento de futebol em 1929 por nao 

concordar com o profissionalismo. A entao Liga Paulista de Futebol (LPF) passa a 

comandar o futebol paulista e se transforma em 1941 na Federa!j:ao Paulista de Futebol 
(FPF). Esses acontecimentos representaram uma significativa trimsforma!j:ao no universe 

do futebol. Em Campinas, em 1935, e criada aLi~ Campineira de Futebol (LCF), que 
tambem organiza o futebol campineiro e atraves de onde os derbis ganham grande 

proj eyao e se transformam em grandiosos eventos na cidade. A "profissionaliza<;:ao" do 

futebol e as transformayoes ocorridas em sua organizayao refletem de maneira significativa 

na imprensa, que alias tambem participa dessa org_aniza!j:ao e ve nela a chance de se utilizar 
dessa situa<;:ao, passando a realizar uma cobertura muito maior e mais minuciosa, alem de 

se utilizar de cronicas, que abordam com mais profundidade aspectos do futebol. As 

paginas dos jornais passam a promover os novos certames, tornando-os conhecidos e 

grandes. A imprensa necessita de urn futebol forte e or~nizado. A cidade de Campinas 
vive o inicio da fase da segunda industrializayao, com urn grande crescimento popula<;ional 

atraves da rnigra<;:ao interna, ocupando espayos que antes eram aproveitados para a pratica 
do futebol, o que se chamou posteriormente de "futebol de varzea". 0 mesmo processo de 

perda desse espayo, antes usado para a pratica do futebol, tambem ocorreu em Sao Paulo. 
A imprensa, nesse sentido, interage diretamente com o futebol e sua organiza9aO. Nos 

anos 30, ela e fundamental para, em Sao Paulo, substituir o futebol amador por urn futebol 
profissional. Com a profissionaliza!j:ao vern a promoyao do evento, engrandecendo-o, o 

que e fundamental para a imprensa, como material a ser explorado jornalistica e 
mercadologicamente. No Diario do Povo e no Correio Popular, embora o futebol de 

Campinas tenha vivido urn misto de amadorismo e profissionalismo (Ponte Preta, Guarani 
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e E.C. Mogiana, por exemplo, eram times profissionais, mas outras equipes da cidade 

eram basicamente amadoras, e todas se encontravam no certame campineiro da LCF), 
tambem houve uma especie de campanha indireta Qela org_aniza9ao e profissionalizal(ao do 
futebol. E nessa epoca, em 1932, com a perspectiva do retorno da disputa do embate entre 

Ponte Preta e Guarani na cidade, que o Cof'Feio.-P~'eatiza o jogo como--0'derbi", 0 
terrno e sin6nimo de "embate" "rivalidade" "tradirao" e foi "importado" da ·capital , , y , , 

onde, anos antes, o jornalista Thornaz Mazzoru se referiu ao classico S.C. Corinthians P. 
X Palestra Italia (depois S.E. Palmeiras) como sendo o "derbi paulistano", ou seja, o 
maior classico de Sao Paulo, como ainda e ate hoje. A comparal(ao foi precisa, ja que 
desde a decada de 10 Ponte_Preta...e..Guaraoj realizam .0-maior classico..da cidade1 343 .Os 

jornais passam a realizar coberturas mais intensas e o futebol assume definitivamente urn 

Iugar de grande destaque na parte destinada aos esportes. Jogos, principalmente os derbis 
e os que envolviam Ponte Preta e Guarani contra outras equipes da cidade e regiao passam 

a receber grande atenl(ao da imprensa e sao promovidos. Alem dos campeonatos 
campineiros, tambem sao realizados torneios curtos que contribuem para desenvolver· o 

futebol em Campinas, como por exemplo o Torneio Ta9a Cidade de Campinas. Os jornais 
campineiros tambem realizam grande cobertura de seus times na disputa do Campeonato 
do Interior, organizado pela FPF no inicio dos anos 40. 

4) 1947 - 1969: Nesse periodo, Campinas se consolida como polo industrial e ocorre urn 

grande crescimento da cidade, e a cobertura do futebol se intensifica ainda mais. 0 
jornalismo esportivo da imprensa escrita precisou se adaptar a existencia de efetiva 

participal(aO de outros veiculos na cobertura dos eventos sociais e esportivos, 
principalmente o futebol, ja que passava haver tambem, no inicio dos anos 40, a cobertura 

do futebol pelo radio, inclusive com transmissao ao vivo de jogos na cidade. As paginas 

dos jornais se tornam mais completas e precisas em relal(iio a cobertura do futebol. 

F otografias e cr6nicas, on de se podia aprofundar urn debate sobre futebol, interpretando e 
analisando o fato muito depois dele ter ocorrido, passam a fazer parte da pagina esportiva. 

As cr6nicas ou colunas de futebol se utilizam de uma linguagem mais literaria. Em 
Campinas, alem do Diario do Povo e do Correia Popular, tambem a A Gazeta Esportiva 

passa a ter uma sucursal na cidade. Assim, no jornal A Gazeta Esportiva tambem se 

observou grande e intensa cobertura do futebol do interior, principalmente de Campinas, 

atraves, por exemplo, do jornalista Ferdinanda Panattoni, que tambem escreveu para o 
Correia Popular. A relal(ao imprensa e futebol se torna ainda mais proxima, a ponto de se 

dar, a partir da imprensa, a cria9iio de certames e disputa§, como por exemplo a Ta9a 
Gazeta de S. Paulo, oferecida pela imprensa campineira para os times em alguns jogos 

importantes da epoca. Ate o nome do tradicional estadio do Guarani, "Brinco de Ouro da 

343 Alem de o cllissico paulistano ser hoje raramente chamado de derbi, a rivalidade entre S.C. Corinthians 
P. e Palestra Italia parece ter se fumado depois da rivalidade entre Ponte Preta e Guarani ja existir. Assim, 
nao e e.~gero clizer que "cterbi", de fato, eo encontro entre os rivais campineiros. Em 1916, num dos 
cteibis mais acirrados, pontepretanos e bugrinos ja se viam como rivais. Em cterbis realizados nos anos de 
191~ e 1916, Ponte Preta e Guaranija haviam protagonizado verdadeiras guerras dentro do campo, e no 
caso desses cterbis em especial, tambem fora do campo, entre torcedores. 0 primeiro jogo entre S.C. 
Corinthians P. e Palestra Ita!ia so aconteceu em 6 de maio de 1917. Para muitos. a rivalidade ja come<;a no 
primeiro emhate, que eo que defende Antonio Carlos Napolel!o. In NAPOLEAO, Antouio Carlos. 
Corinthians e Palmeiras Uma Hist6ria de Rivalidade. Editora Mauad, Rio de Janeiro, RJ, 2001, pp.l9-20. 

265 



Princesa", foi inspirado numa compara9lio feita urn ano antes por urn jornalista do Correio 

Popular, Jolio Caetano Monteiro Filho em sua coluna no jornal. 0 mesmo ocorre em 
rela9lio ao desenvolvimento das categorias de base no futebol. Ate entlio havia a 

manuten9lio de urn segundo time, os aspirantes (reservas), chamado de "Segundo 
Quadro". Posteriormente, com significativa participa9lio da imprensa nesse processo, 

come9a a haver urna preocupa9~0 de organiz!lr e manter as categorias de base e tambem 
de se realizar competi9oes nessas categorias. Firrnarn-se, por exemplo, as categorias 
infantil e juvenil. E muitos campeonatos nessas categq_rias foram promovidos e receberam 

grande aten9lio da irnprensa campineira e da A Gazeta Esportiva. Os jogos ocorriam na 

prelirninar dos jogos principais. 0 termo "dente-de-leite", que foi utilizado basicamente ate 
o final da decada de 80

344
, foi criado por Ferdinando Panattoni, responsavel pela sucursal 

de A Gazeta Esportiva em Campiaas,.-e-qll@ -muitG--prome>~eu- o futebol e outros- espoqes 

da cidade, atraves de eventos esportivos, comemorativos ou beneficentes, alem de insuflar 
a rivalidade entre Ponte Preta e Guarani, se utilizando da mistica do jogo e promovendo o 

derbi. Se por urn !ado o esporte amador se beneficiou com essa aproxima9iio da imprensa, 
por outro !ado se estabeleceu a separa9li0 definitiva entre o futebol profissional e o futebol 

amador. Ponte Preta, Guarani e E.C. Mogiana (este por poucos anos) tornaram-se os 
unicos times profissionais da cidade e ingressaram, em 194 7, na disputa do Campeonato 

Paulista (II Divisao) organizado pela FPF, e QOr isso receberam urn espa90 muito maior na 
imprensa local. A partir desse ano, os campeonatos campineiros, de carater amador, foram 

privados dos times principais de Ponte Preta e Guarani, que ainda participaram ate os anos 

60 de suas competi9oes, mas enviavam os respectivos times juvenis. 

5) 1970 em diante: A cidade de Campipas recebe uma gr!l!lde migra9lio de pessoas das 
classes media e alta, devido ao fato de ser urn polo industrial em crescirnento e por 

tambem se constituir a partir desse momento numa cidade de grande estrutura 
educacional, com a cria9lio de universidades. 0 perfil dos torcedores ·campineiros sofre 

mudan9as. Ocorre urn grande avan9o tecnol6gj_co na cobertura esportiva. Os jornais 

passam a ficar prontos mais rapidamente, as radios come9am a alcan9ar lugares mais 

distantes e principalmente surge a cobertura televisiva Q.ara o futebol. A Copa de 1970 foi 
transmitida ao vivo. A imprensa escrita precisa mais uma vez se adequar ao momento. As 

cronicas ou colunas sobre futebol, por exemplo, se tornam mais obletivas e menos 
Jiteritrias, como eram no periodo anterior. Mas esse carater literitrio ainda e encontrado em 

alguns cronistas ou colunistas nesse periodo. Perde-se tambem o contato direto e mais 

afetivo que os cronistas e jornalistas tinham com os clubes e com o futebol local. A 
objetividade e a busca da imparcialidade, somadas aos avan9os tecnol6gicos para a difuslio 

da noticia e a preocupa9lio com a medi9lio e estatisticas do jogo ou certame, afastaram o 

jornalista do clube, do envolvimento direto na sua vida cotidiana, no envo1vimento com a 
torcida. Nos anos 90, por exemplo, nlio havia mais necessidade da presen9a fisica do 

jornalista nos clubes. Os pr6prios clubes, nlio todos, passaram a ter assessorias de 

imprensa, que nem sempre sao formadas por jornalistas, e que se encarregam de enviar as 

344 Hoje as categorias de base sao divididas basicamente entre "fraldinha" ou "xupetinha", infantil, juvenil 
e jUnior. Nao se usa mais "dente-de-leite", embora o termo niio tenha desaparecido JX>r completo. Muitas 
pessoas e jornalistas mais velhos ainda se remetem ao termo, alem de algumas escolinhas de futebol 
usarem ainda hoje o termo em seus nomes. 
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noticias. Essas assessorias sao raras no Brasil e mais comuns no futebol europeu. Embora 
nao seja uma regra, pois muitos jomalistas de jomais vao ao clube ainda hoje, essa parece 

ser uma tendencia. 0 joinalismo praticado p_ela internet e urn exemplo claro dessa 
tendencia ao distanciamento. Pude perceber isso em minha experiencia como jomalista 

num veiculo pela internet. Cobriamos clubes e jQgQS sem nos levantarrnos de nossas 
cadeiras em frente a urn computador e urn telefone. 0 futebol se transforrna nesse periodo 

que se inicia nos anos 70 num extraordinario evento ou espetaculo, de enorrne potencial 
mercadol6gico. Nos ultimos anos da decada de 60, o futebol ja se tornara noticia comum 
nas primeiras paginas do jornal, o que nao acontecia antes. Hoje, urn t;vento futebolistico 

pode ser a primeira pagina inteira de urn jornal da grande imprensa. No final da decada de 
70 e inicio da decada de 80 ocorre urn processo de cadernizaviio do jornal, ou seja, o 

processo de divisao do jornal em cadernos especificos. E urn dos cadernos criados e de 
maior destaque e o de esportes, que em qu_ase sua totalidade aborda o futebol. Nesses 
cadernos, alguns jornais comevam a se utilizar de outros recursos para inovar e melhorar 

sua cobertura esportiva. A A Folha de S. Paulo, por exemplo, come9a a usar muitos 
quadros com estatisticas. Tambem surgem as colunas, onde os colunistas correspondem 

aos antigos cronistas. Os colunistas passam a utilizar uma linguagem mais direta e precisa 
em suas criticas e comentirios, mas nao perderam totalmente o carater literario, AiUe 

tinham as cronicas nas decadas de 40 e SO, 2_rincip_almente quando abordam a cultura, 
folclore e mitos do futebol. Nesse momento, Ponte Preta e Guarani ja figuram entre os 

principais e mais tradicionais times do pais. Ganham enorrne proje9ao estadual e nacional a 
partir de meados da decada de 70, disputando e conquistando titulos. 0 derbi se 

transforrna entao num classico nacional ... 

No final dos anos 90, ocorre a fusao dos jornais Diario do Povo e Correia 

Popular, passando ambos a pertencer a mesma empresa de comunicayao, a Rede 

Anhangiiera de Comunica9t1o, RAC. Isso nao e born para o jornalismo em geral na cidade 
de Campinas, pois os dois maiores veiculos, e unicos da grande imprensa, passam a 

representar a mesma voz ideol6gica_ e social, os mesmos interesses. No futebol a 
cobertura nao se altera tanto. Apenas o Diario do Povo passou por uma grande reforrna 

grafica, mas nao editorial. Sua linha de abordag_em 1e ideologia se mantiveram. 0 mesmo 
pode-se dizer do Correia Popular. 

0 que se manteve tambem, de certa forma, foi o perfil de seus leitores. 0 Correia 

Popular mais voltado para as classes mais abastadas da sociedade e para os intelectuais. Ja 

o Diario do Povo, voltado para as classes menos abastadas, sendo mais "poQular". Mas o 
que se perdeu efetivamente foi o embate de abordagens e opinioes a respeito de futebol. 

Perde-se o "o que disse o Correia sobre ... eo 'f!:_te disse o Diario sobre ... ? ". 
Outra caracteristica que marcou a interayiio de ambos os jornais, o Diario do Povo 

e o Correia Popular, nos anos 70 e 80, classificando-os, respectivamente como "torcedor 
da Ponte Preta" e "torcedor do Guarani", tambem se perdeu completamente nessa fusiio. 

Essa classificayiio dos jornais quanto a uma suposta preferencia por urn dos clubes parece 
ter se originado dos supostos perfis dos leitores de cada jornal. 0 Diario do Povo, mais 

popular, e "pontepretano", pois a torcida da Ponte Preta e mais popular. E o Correia 

Popular e "bugrino", pois a torcida do Guarani e mais elitista. De qualquer maneira, essa 

discrirninaviio dos jornais, em relaviio a torcer por esse ou aquele time, sempre foi urn 
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mito, uma lenda, que nasceu em meio ao povo, sem haver exatamente uma origem para 

ele. Nao se pode detectar nada nas paginas dos iomais, nesse periodo, que confirmasse tal 
lenda ou sugerisse uma origem para ela. Tambem nao se encontra urn jomalista "torcedor" 
que por estar em determinado jomal, passou a imagem de que o mesrno "torcia" para o 

seu time tambem. A empresa nao torce. Seus donos e funciomirios sim. E quando o Diario 

do Povo pertenceu ao politico Orestes Quercia, Qontej2retano,reforyou-se a lenda ... 
Diario do Povo e Correia Popular interagiram intensamente com o futebol ao 

Iongo das decadas. E o que se pode observar e que essa relayao, imprensa e futebol no 
geral, beneficia os dois !ados, ela e simbi6tica. No geral, essa participayao e intera9ao da 

imprensa no futebol e bastante benefica. Como exemplo, podemos citar a atuayao da 
imprensa no recente processo de "moraliza9iio" do nosso futebol. Sern a imprensa, nao 

teria se criado a CPI do futebol. Mas e claro CJ!le nem sernpre essa relayao e positiva. Pois 
em alguns momentos ela pode gerar uma relayao de dependencia economica. Muitos 

times, por exemplo, sobrevivem hoje atraves das cotas pagas pelas emissoras de televisao 
pelos direitos exclusivos de transmissao e cobertura de jogos e c_ertames. Assim, 

imposiyoes mercadol6gicas podem obrigar o futebol a condi96es que nem sempre 
beneficiam os clubes e principalmente os torcedores. Urna das maiores discussoes hoje no 

meio esportivo e buscar altemativas para tomar os times livres e para que Q9SSam ser 
administrados como empresas, o que significa tambem, considerando-se ai uma estrategia 

capitalista, trazer o torcedor de volta aos estadios345 

Nesse sentido, a imprensa escrita e muito mais benefica que a imprensa televisiva, 
de onde geralmente partem essas imposiyijesmen:adut6gicao. Nao raras-vezes;-a-impr~sa 

escrita denuncia essa "interferencia" de poderosas emissoras na organizayao do futebol, 
como e o exemplo da Rede Globo de Televisiio, que detem os direitos de transmissao das 

principals competi96es do pais. E e por isso, por exernplo, que jogos imQortantes sao 

jogados para depois das 21 horas em dias de semana, para que a Globo possa transmitir 

primeiro, em horario nobre, a novela, o que pode ser encarado como urn desrespeito ao 

torcedor, geralmente trabalhador e que tende a dormir cedo. 
E claro que a irnprensaescrita tambem_esta..agindo, d.e.certo mo.du,..de acordo c?.m 

seus interesses. Para ela e fundamental conseguir cobrir os jogos para que saiam na eeiqao 
do dia seguinte. A A Gazeta Esportiva; hoje- extinta infelizmente, viveu uma;- seria crjse 

anos antes de sua extin9iio, nao podendo por exemplo, publicar no dia seguinte a 

cobertura de alguns jogos realizados a noite, o que era uma aberra9iio, se considerarmos 

que ela foi urn dos jomais mais tradicionais do p(tis no campo esportivo por mais de 70 

anos. 
Mais recentemente, nos ultimos dez anos, entrou em cena outra forma de 

comunicayiio que se destaca pelo imediatismo na difusao de noticias: a internet. Mas urn 

meio limitado para noticias que exijam urn maior aprofundamento. E urn espa9o que 

precisa ser atualizado a cada momento e o objetivo da irnprensa esportiva na internet e 
colocar na rede o mais rapido possivel as noticias apuradas (ou as vezes, nem apuradas). 

Muitas vezes, se perde, em funyiio disso, a qualidade da noticia produzida. Mas ela e uma 

345 E claro que nesse caso, trazer o torcedor de volta aos estadios nao significa que a solu~ao seja apenas 
organizar o futebol nacional, o que ja e uma tarefa bastante dificil. Mas tarobem a dificil situa~o social da 
classe trabalhadora no Brasil e causa importante e fundamental desse afastamento dos torcedores dos 
estadios de futebol, e mesmo da pratica, ja que os mesmos ja nao tern tanto espa~o e tempo para o lazer. 

268 



altemativa de grande alcance. A A Gazeta ES[!ortiva, embora nao exista mais como 
veiculo impresso, e o Lance!, por exemplo, mantem suas versoes virtuais com coberturas 
simultaneas das partidas de futebol. 

0 papel da imprensa e fundamental para a manutenc;ao e sobrevivencia do futebol. 
E dela tambem que se criam inumeros aspectos que constituem o universe e cultura do 

futebol. Mitos sao criado&:-Herei&-e vi!Oes sao elaborae!os~ destruidos,-e- ~OS 

pelo publico leitor, permanecendo no imagimirio do universo futebolistico. Mesmo os 
classicos sao criados e promovidos pela imprensa. Os cronistas ou colunistas formam 
opinioes e contribuem para enriquecer esse universo do futebol, que extrapola totalmente 

a condi9ao de urn simples jogo jogado por 22 jogadores e uma bola num campo. 0 
universo e a cultura do futebol estao entrelac;ados a cultura brasileira, difundidos nos mais 
diferentes aspectos dela. E e born salientar que essa simbiose entre imprensa e futebol 

pode ser tanto consciente como inconsciente. 
Embora a televisao e o radio representem urn extraordinario espa9o para o futebol, 

vejo na imprensa escrita, o espac;o mais interessante e sigpificativo para o futebol e o seu 
universo. E nessa imprensa que geralmente se iniciam as transforma9oes no futebol ou 
onde ele pode ser abordado com mais profundidade, pGis trata-se de urn -veiculo ,de 

comunica9ao com mais permanencia no tempo. Perde no imediatismo da notfcia, 

caracteristica que e muito valorizada no meio esportivo. Nesse sentido, a televisao e o 
radio, e mais recentemente a internet, sao imbativeis, mas a imprensa escrita pertnite 

releitura, compara9ao e comentarios entre arnigos e farniliares. 

Ao Iongo do estudo me ocorreu uma duvida. Com o poder de promoc;ao que a 
imprensa escrita tern em relayao ao futebo~ porque e que os jomais Diario do Povo e o 

Correia Popular nao promovem ainda mais o derbi e o futebol campineiro Q._ara a propria 
cidade e para os pr6prios jomais. 0 fato dos times, e por conseqiiencia o futebol 

campineiro, estarem inseridos num contexto maior, nao inviabiliza a realiza9ao dessa 

promo9ao local. 
Os dois jomais poderiam realizar a cobertura do futebol amador da cidade e dos 

certames organizados pela Liga Campineira de Futebol (LCF), dedicando a eles urn espac;o 

maior nos jomais, fortalecendo a LCF e o futebol amador campineiro. E tambem poderiam 

realizar uma campanha para reconstruir a hist6ria do futebol campineiro, dos clubes e. das 

Iigas da cidade. Nesse estudo f!Oderia se am:oveitar, por exemplo, o enorme acervo 
fotogrlifico existente sobre o futebol em Campinas e regiao, alem de atas, cole9oes 

particulares e arquivos de jomais. Material para essa reconstru9ao nao falta. 
Porque tambem nao pro mover anualmente, no inicio da temporada (janeiro), urn 

quadrangular (ou triangular) que envolva sem];!re Ponte Preta e Guarani e mais o campeao 

amador de Campinas da temporada anterior e urn convidado de fora da cidade ( ou o 

Campinas F.C., fundado em 1998 pelos ex-jog;tdores Careca e Edmar, e que interrompeu 
suas atividades recentemente). Seria urn tomeio com apenas tres rodadas, possivel de ser 

realizado em menos de uma semana, alem de poder ser realizado num unico estadio ou nos 

dois estadios. Poderia receber o nome de "Ta9a Cidade de Campinas" (numa alusao ao 

antigo tomeio) ou, "Ta9a Campinas" ou "Trofeu Campinas" ou "Ta9a LCF". Com o 
tempo seria urn tomeio de grande tradi9ao no calendario do futebol municipal, estadual e 

nacion~ considerando-se a importancia de Campinas como urn dos maiores centros 

futebolisticos do pais. 
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Quanto mais a imprensa promove o chissico, mais o interesse pelo derbi aumenta e 

mais se vende jomal, se ouve o radio ou se assiste a televisao. E e claro, que o contnirio 
tambem se d;i, completando assim a inevitavel relar;:ao simbi6tica, o proprio evento futebol 

eo derbi impulsionam a atividade dos meios de comunicar;:ao. 

IX - 2. 0 estudo 

Em relar;:ao a metodologia usada para o tema estudado, ela se baseou na leitura de 
urn grande acervo de obras que abordam o futebol e tambem a imprensa, embora poucos 

abordem a relar;:ao efetiva e direta entre ambos. Essa re!ar;:ao esta diluida ou difundida por 
varias obras. E delas que pude construir uma nor;:ao sobre essa relar;:ao. Tambem obras 
sobre a cidade de Campinas, histeria e traasfuflnayiie--espacial, e, cultura e · secieda4e 

campineira e brasileira foram utilizadas, permitindo-me realizar as conexoes necessarias'!to 
situar e contextualizar o derbi e a cobertura atraves da imprensa. 

Essas leituras me permitiram percorrer com seguranr;:a os varios asQ_ectos que 
perrneiam o futebol e seu universo, e a imprensa e sua atuar;:ao, oferecendo urn panorama 

dessa relar;:ao, focalizado no derbi. 0 tema, evidentemente, nao esta esgotado. Nunca 
estari Mas o estudo permitiu inserir-me nesse contexto especifico que e o Derbi 

Campineiro, e atraves dele perceber as transforrnar;:oes sofridas pelo futebol e pela 

imprensa, ou, mais precisamente, sofrida pela cobertura esportiva ao Iongo de quase urn 

seculo. 
As imagens utilizadas no trabalho tern o objetivo de complementar inforrnar;:oes e 

ilustrar fatos, dados ou argumentos. Nao realize~ por nao ser esse o objetivo, urn estudo 

mais profundo da utilizar;:ao da imagem na cobertura do futebol. Acredito ser esse urn 
outro tema passive! de estudo e maior aprofundamento. 0 estudo das fotografias e 

imagens relacionadas com futebol em seus varios momentos, incluindo tambem o advento 
da "imagem televisiva" no processo, pode ser uma outra abordagem, urn outro olhar sobre 

o tema futebol ou mesmo da relar;:ao futebol e rnidia. A transforrnar;:ao da imprensa 
esportiva com a possibilidade de veicular imagem inforrnatizada

346 

No decorrer da pesquisa, senti falta oo uma a9Grdagem que acredi~e podefia 

ter enriquecido de maneira significativa o estudo: as fontes orais. Realizei algumas 

entrevistas com jomalistas, personagens que vivem o dia a dia da cobertura esportiva. As 

inforrnar;:oes coletadas via fonte oral foram de grande ajuda para compreender com mais 
detalhes e riqueza os bastidores e cultura do futebol. Mas penso que poderia ter dedicado 

mais tempo e espar;:o para os documentos via fonte oral. Com esses documentos, urn 
aspecto interessante que poderia ser abordado com mais profundidade e o universo de 

paixao, a rnistica, que envolve o futebol e o derbi, e nesse caso, as fontes seriam, alem dos 
pr6prios jornalistas, jogadores, tecnicos, dirigentes e torcedores. Seria urn outro olhar do 

346 Alem do acervo de Joao Bosco Pananoni, parte dele aproveitado neste trabalho, tambem podemos 
destacar o acervo do "V8", importante e conhecido fot6grafo de Campinas, que foi adquirido no inicio de 
2002 pelo Centro de Memoria da Unicamp por R$ 42,2 mil. Aristides Pedro da Silva, o "V8" (apelido que 
segundo ele herdou do innao, pois se referiam a ele como o "inniio do 'V8 '"), come<;ou a registrar jogos 
de futebol em 194 7, com uma Iruiquina caixlio Agfa. Foi tambem jogador de futebol amador na cidade e 
tecnico do Guarani, seu time de cora¢o. Seu acervo, alem de fotos feitas por ele, tambem e composta, 
principalmente, por fotos que ele colecionou ao Iongo dos anos. 
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futebol. Urn olhar de quem esta "dentro" e vive o dia a dia do derbi. Seria urn olhar 

diferente do olhar do jornalista, que procura se posicionar Ionge da paixiio que envolve o 
embate e o futebol, movido por ideais e interesses diferentes daqueles primeiros, embora 
niio seja isento da paixiio pelo futebol. 

Sao estudos que poderiam nos fornecer dois olhares diferentes do futebol. Urn 

olhar dos profissionais, envolvidos diretamente com o futebol. E o olhar dos consumidores 
desse jogo e tudo que o envolve no mercado e na midia. 

Acredito que o estudo ofere9a inumeras indica<;:5es de temas que podem ser 
estudados, abordados com mais profundidade. Entre eles, por exemplo, o futebol 

campineiro, a cria91io das Iigas e o can:llnho percorrido ate o atual certame, esquecido 
basicamente pela grande imprensa, mas abordado em outros espa9os, como os jornais de 

bairros da cidade. E dentro dessa area detectar, por exemplo, o momento exato em que 
ocorre a separa<;:iio do futebol amador do futebol profissional, identificando seus agentes e 

causas especificas e gerais. E a partir dessa separa91io do futebol profissional do futebol 
amador, que permaneceu a margem do crescimento do futebol profissional como produto 

mercadol6gico, pode-se procurar entender se esse futebol amador, muitas vezes chamado 
de "futebol de varzea,

47
, esta realmente desap.arecendo ou se transformando, 

identificando nesse processo uma resistencia particular a essas mudan9as, uma ou varias 

formas de sobreviver. 
Ou ainda urn estudo sobre jomalistas e cronistas q_~e viveram e atuaram no futeboi 

campineiro, relacionando o tipo de cronica e linguagem com o contexto cultural da cidade 

de Campinas. Essa abordagem poderia sera continua<;:iio do presente estudo. 
Alem da constru<;:iio do conhecimento sobre o tema em si, tambem muito me 

beneficiei com a aprendizagem da pesquisa. Atraves dela pude viver a experiencia de 

coletar informa<;:5es, filtrar, selecionar e organiza-las, de maneira a poder obter urn olhar 
mais preciso sobre urn tema que esta muito presente na vida cotidiana do brasileiro em 

geral, e em especial na minha. 0 estudo me perrnitlu errar inumeras vezes e atraves dos 

erros avan9ar em meu proprio desenvolvimento e processo como estudante e pes(jllisador. 

34
' Embora essa designa.;3o seja antiga e niio se encaixe bern no estigio de wbaniza<;iio em que se 

encontra Campinas nos dias de hoje. 
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Uchoa, editado pelo jomalista Zaiman de Brito Franco, sobre o Derbi Carnpineiro, 

Carnpinas, SP. 

- FEDERA(:AO PAULISTA DE FUTEBOL" 90 AlYOS,..revista comemoratiYa..pelos 90 

anos do Carnpeonato Paulista, Federa<;ao Paulista de Futebol, F.P.F., Sao Paulo,- SP, 
1992. 

- FUTEBOL PAULISTA- 100 ANOS, Livro Ilustrado (album de figurinhas) do jomal 

Agora Sao Paulo (antigo Noticias Populares) e da F edera<;ao Paulista de Futebol (F .P .F _ ), 

edi<;ao comemorativa pelos cern anos do futebol paulista. 

- CAMPINAS HOJE, revista da Pr6-Pesquisa sobre a popula<;ao da cidade de Carnpinas, 

Campinas, SP. 

X - 3. Filmografia 

* Boleiros - Era uma vez o Futebol. Filme. com .. :>ele .. c.ontos sobre o futebol .enfocando 

aspectos diversos da cultura e folclore do universo do futebol. Com Adriano Stuart, Elavio 

Migliaccio, Otavio Aluisio, Cassio Gabus Mendes, Rogerio Cardoso, Paulo Coronato, 

Cesar Negro, Aldo Bueno, Joao Aciabe, Oswaldo Campozana e Elias Andreatta. Com as 

participa<;5es especiais de Lima Duarte, Marisa Orth, Denise Fraga, Andre Abujamra e 

Antonio Grassi. Filme da SP Filmes de Sao Paulo, escrito e dirigido por U go Giorgetti, 

1_00 rninutos, Sao Paulo, SP, Brasil, 1999_ 

* Fuga para Vit6ria (Escape to Victory). Filme e fic<;iio em que nazistas, durante a II 

Guerra Mundial promovem uma partida de futebol contra oficiais dos aliados, prisioneiros 

de guerra. Os aliados aproveitarn a peleja para tentar fugir. 0 charme da produyao esta na 

presen9a de urn grande elenco ao lado do "Rei do Futebol", o brasileiro Pele, e o craque 

argentino Ardiles. Com Sylvester Stallone, Michael Caine, Max Von Sydow, Carole 

Laure, Pele e Ardiles. Dire9iio de John Huston. Warner Home Video. 116 rninutos, 

Estados Unidos, 1981. 

* Garrincha, Alegria do Povo. Documentario sobre Garrincha, folc16rico jogador da 

hist6ria do futebol e urn dos melhores da hist6ria, enfocando o rnito e a vida de Garrincha. 

Direyao de Joaquim Pedro de Andrade. G!obo Video. 60 rninutos, Brasil, 1963. 

* Hist6ria do Futebol. Documentario produzido pela Televisao inglesa em seis capitulos 

de 30 rninutos cada contando a hist6ria do futebol; 1 (As Origens do Planeta Bola), 2 (0 

Sonho Vira Realidade), 3 (A Paixiio dos Brasileiros Pelo Futebol), 4 (A Era de Ouro do 

Futebol Brasileiro), 5 (Uma Gerayao de Craques Geniais) e 6 (0 Futebol Conquista o 

Mundo). Cole<;iio que acompanhou uma serie de 6 fasciculos sobre a hist6ria do futebol, 

Revista Placar, Siio Paulo, SP, Brasil, 1998. 
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* lsto E Pete. Documentario sobre Pe!e, o maior jogador de futebol de todos os tempos, 
enfocando sua vida, carreira e mito, com material de arquivo do cinejornal Canal 100 e da 

TV Globo. Edi9iio de Eduardo Escorel, supervisiio de Luiz Carlos Barreto e texto de 
Paulo Mendes Campos. Globo Video. 70 minutos, Brasil, 1974. 

* Tostiio, A Fera de Ouro. Documentario sobre Tostiio, urn dos maiores jogadores da 

historia do futebol, enfocando sua vida simples e sua brilhante carreira. 60minutos, BrasiL 

X - 4. Sites ou enderecos na internet: 

4.1 Sites com noticias em geral e cobertura especifica do futebol: 

- http://www.netgolcombr, que realiza cobertura ~ral do futebol mundial, Traffic I 

Bandeirantes, Sao Paulo, SP. 

- http://www.jiltebolinterior. combr orrhttp.fuiebolinterior.zip;net;-que realiza 

cobertura do futebol nacional, principalmente da regiao de Campinas e do interior de Sao 
Paulo. De Campinas, SP. 

- http:/lwww.fittebolaovivo.combr, que realiza cobertura geral do futebol mundial, 

Campinas, SP. 

- http://www.pele.net ou http;/lwww.peft!;zip.net; site do Pele, com cobenura 
geral do futebol nacional e internacional, Sao Paulo, SP. ·· 

4.2 Sites oficias de clubes de futebol: 

- http://www.guaranifc.combr, site oficial do Guarani F.C., Campinas, SP. 

http://www.aapontepreta.eom.hr ou 
http://www.pontepretaesportes.combr, site oficial da A.A. Ponte Preta, Campinas, 

SP. 

4.3 Sites oficiais de federacoes e confederacoes de futebol: 

- http://www.fpf.org.br ou http://www.futebolpaulista.com.br, site da 

Federa9ao Paulista de Futebol (F.P.F.), Sao Paulo, SP. 

- http://www.ligacampineira.combr, da Liga Campineira de J:utebot (L.C.F.), 

Campinas, SP. 

- llttp:/lwww.liredep.combrlindex.lltm, da Liga Regional Desportiva Paulista, 

(LIREDEP), Liga que cuida do futebol de Campinas e Regiao, Campinas, SP. 

- http://www.fpfa.org.br, da Federa9ao Paulista de Futebol Amador (F.P.F.A), Sao 

Paulo, SP. 

- http:/lwww.brasilfutebolcomlselect_language.sps, site da Confedera9ao 

Brasileira de Futebol (C.B.F.), Rio de Janeiro, RJ. 
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4.4 Sites de jomais e revistas: 

- /zttp://www.rac.combr ou lzttp://www.cosmo.comhr, da RAC, Rede 

Anhcmgiiera de Comunicariio, dona dos jomais campineiros Correia Popular e Diario do 

Povo, Campinas, SP. 

- lzttp:l/www.dipo.combr, do jomal Diario Popular (atual Diario deS. Paulo, Sao 

Paulo, SP. 

-lzttp:l/www.uolcomhr/fsp, do jomal Folha deS. Paulo, Sao Paulo, SP. 

-lzttp:l/www.estado.combr ou lzttp://www.estado.estadao.combr, do jomal 0 

Estado deS. Paulo, Sao Paulo, SP. 

- lzttp://www.lancenetcomhr ou /zttp:flwww.lancenetig.comhr; do j~mal 

Lance!, Sao Paulo, SP, e Rio de Janeiro, RJ. -

- lzttp://www.gazetaesportiva.combr ou lzttp:l/www.gazetaesportiva.net, do 

jomal A Gazeta Esportiva, Sao Paulo, SP. 

- lzttp:l/www.placar.combr ou lzttp://www2.uol.combrlplacarlindex.slltml, 
da revista Placar, Sao Paulo, SP. 

- llttp:l/www.telesporte.combr, da Revista Telesporte, ambos do programa esportivo 

Telesporte do canal de Campinas do SBT, Campinas, SP. 

X. 5. Entidades: 

- Associa9ao Atletica Ponte Preta, Campinas, SP. 

-Guarani Futebol Clube, Campinas, SP. 

- Liga Campineira de Futebol, L.C.F .. 

X - 6. Colecoes particulares: 

-Centro de Memoria da Unicamp (manuscritos de Joluma Brito I acervo de fotos). 

- Cole9ao de fotos de Joao Bosco Panattoni. 

- Cole9ao de fotos do fotografo Aristides Pedro da Silva, o "VS", recentemente adquirida 

pela Unicamp (Centro de Memoria). 
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XI - ANEXOS: OS JOGOS E OS NUMEROS 

XI - 1. Derhis ... urn por urn ... 

Quadro com todos os Derbis Campineiros: 

Campeonato Campineiro 

003 ll/08/l912 Campo do London Campeonato Campineiro 

004 23/0811914 Campo de Souzas Amistoso 

Hip6dromo Campineiro Camp_eonato Campineiro 

348 0 autor Sergio Rossi considera a ocorrencia de nm-jogo rnrartO" de- 1911. com vitoria da A. A Ponte 
Preta por I a 0, go! de Lopes, no Campo do Sao Vicente. Mas nao h:i registros documentais da realiza9ao 
dessa panida, apenas testemunho, como relata, ou seja, sao dados obtidos por hist6ria oral. Optei por 
considerar apenas os jogos registrados em documentos. ROSSI, Sergio. "Os Primeiros 35 Anos • 1900 a 
1935" (volume I) in Historia da Associa.;iio Atletica Ponte Freta., R Vieira Gn\fica e Editora Ltda, 
Campinas, SP, 1989. Em depoimento dado ao jornal A Gazeta Esportiva. em 1965, Pompeo de Vito, urn 

dos fundadores do Guarani, diz que o resultado da primeira partida em 1912 foi 1 a L 
349 Ainda para o autor Sergio Rossi, em 1912 ocorreram outros dais derbis. 0 primeiro no Campo do 
Cruzeiro, vencido pela Ponte Preta por 4 a I, e o segundo no Campo do Guanabara, com outra vitoria 
alvinegra por 3 a L Porem, niio h:i registros ou documentos que comprovem que essas partidas ocorreram, 
s6 testemunhos. Optei por desconsideni-los. ROSSI, Sergio. "Os Primeiros 35 Anos • 1900 a 1935" 
(volume I) in Historia da Associariio Atletica Ponte Freta., R Vieira Gn\fica e Editora Ltda, Campinas, 
SP. 1989. 
3

;
0 Embora haja urn consenso em rela9iio ao vencedor da Qartida, 'l!le realmente ocorreu, o resultado do 

jogo e desconhecido. Naquela epoca, a cobertura do futebol tinha urn caniter esponidico, ou seja, podia-se 
anunciar o jogo, mas niio necessariamente dar o resultado depois. Hoje isso e regra basica editorial em 
qualquer jornal e em qualquer editoria, niio so com os esportes. 
351 De novo, para Sergio Rossi, em 1913, ocorreram tres derbis: em pate em I a 1 no Campo do Sao 
Vicente, e outros dois jogos realizados nos campos do Cruzeiro e Guanabara. respectivamente. E o 
resultado dessas doas partidas foi ou dois empates ou doas vitorias da Ponte Preta ou ainda uma vitoria e 
urn empate da Ponte Preta, niio necessariamente nessa ordem. Mais uma vez niio h:i registros que 
comprovem que as partidas aconteceram. Optei tambem por desconsideni-las. 
352 Nesse anode 1916, aconteceu urn estranho derbi, apelidado de "derbi relampago". 0 'jogo" aconteceu 
pelo Festival Esportivo promovido no Hip6dromo Campineiro, que alem de Ponte Preta e Guarani, 
tambem contou com a presen~ de outras duas equipes, o Black, que foi o campeiio, e o White. 0 Guarani 
derrotou a Ponte Preta por dois escanteios ou tiros de cantos a zero. Percebe-se que o modelo de disputa 
"relampago" e o mesmo que o do Torneio Inicio, realizado anos depois no Campeonato Paulista. No 
Torneio Inicio, que nao mais se realiza, todos os times que disputariam o certame, realizavam urn festival 
de abertura, com jogos de apenas 15 minutos, valendo ai a contagem de escanteios para o desempate. 
Assim, todos podiam jogar num Unico dia, num Unico estadio. Come9ava e terrninava no mesmo dia. 
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009 23/06/1918 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro PP 1 XO 

010 30/0311919 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro G 1 XO 

011 29/06/1919 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro G 1 XO 

012 31/08/1919 Hip6dromo Cart1pineiro Taya Chauffeurs G 1XO 

013 13/06/1920 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro G1XO 

014 28/1111920 Hip6dromo Campineiro .c nato.Campineiro G 4Xl 

015 12/031922 Hip6dromo Cart1pineiro Amistoso-- G 3XO 

016 22/07/1923 Estitdio do Guarani F .C
3
"' Campeonato cto Interior ·1x1 

017 15/1111923 Estitdio do Guarani F.C. Campecinato do Interior 1 X 1 
-

018 14/06/1925 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato do Interior PP 3XO 

019 23/0811925 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato do Interior pp 1 xo 
020 08/08/1926 Estitdio do Guarani F. C. Ta9a ColUmbia . G 3X 1 

021 07/0911926 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato do Interior 1X1 

022 1411111926 Estitdio do Guarani F.C. Taca Circe Wheler G ixo 
023 23/01/1927 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato do Interior G 3.X1' 

024 201lll1932 Estitdio do Guarani F. C. -CampooaatG-do Interior G.lX 
1355 -

025 24/03/1935 Estadio do Guarani F. C. Amistoso G 4X3· 

026 14/04/1935 Hip6dromo Cart1pineiro Taya ltalo-Brasileira G 4X3 

027 24/1111935 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro PP 1 X cJ 
028 16/02/1936 Estadie-OOGI!aram.F. C. -C -Campineiro.- oxo 
029 26/04/1936 Hip6dromo Campineiro Campeonato Campineiro PP 2X l 

030 22/1111936 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato Camjlineiro PP"5X2 

031 04/07/1937 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Campineiro 2X2 

032 13/0311938 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Campineiro IX!_' 

033 19/06/1938 Estitdio do Guarani F .C. c Campineiro- 1 X-1 

034 20/1111938 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Camjlineiro 3 X 3-

035 02/04/1939 Estadio do Guarani F:C Amistoso TX2
356 

· 

036 09/07/1939 Estadio do Guarani F.C. Campeonato Campineiro 2 x z357 

353 Considerando-se entilo os jogos "fantasmas" -que ett considerei. os criar nm dro: 

:No:: ·•Dilt:t· ·•• • • tiX;31.daP:iiiidil · ........... · -:c· 
1 ??1??11911 CamPO do sao Vtcente ??'!" 

2 ??/??/1912 CamPO do Cruzeiro ??? 

3 ??/??/1912 CamPO do Guanabata ??1 
4 ??/??/1913 CamPO do Slio Vicente ??? 

5 ??/??/1913 CamPO do Cruzeiro ??? 

6 ??/??/1913 CamPO do Guanabara . ?1? 

7 ??/??/1916 Hip6dromo Campineiro Festival Espertivo do Hip. 

~di})'og()'c • -". · 
PP 1 X 0 (gel de Lopes) ' 
PP 4XT--

PP 3X1 

PP 2XI 

Empate ou PP ? X? 

Empate.ou PP ? X ? 

G 2 escanteios X 0 

354 Esse foi o primeiro derbi realizado no Estadio do Guarani F. C., apelidado de "Pastinho", nome que_se' 

tornou tradicional ao se mencionar o antigo estadio bugrino. 
355 Como houve uma cisiio no Campeonato Paulista, com a realiza9i!o de dois certames, uma da APEA 
Associa9iio Paulista de Esportes Atleticos, e urn da LAF, Liga dos Amadores de Futebol, Ponte Preta e 

Guarani ficaram por quase seis anos sem se enfrentarem. 0 Guarani passou a disputar o Campeonato 

Paulista da APEA de 1927 a 1931. E a Ponte Pretajogou o certame da LAF, em 1928 e 1929. 
356 Esse foi o primeiro derbi jogado em 90 minutes, com dois tempos de 45 minutes. Antes, as partidas 

tinham 80 minutes, com dois tempos de 40 minutes. 
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037 14/0111940 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Campineiro PP 2X I 

038 18/08/1940 Estitdio do Guarani F. C Ga ate-Campineiro ·· · PP-2 X 1 

039 06/06/1941 Estitdio da Mogiana"' Campeonato Campineiro PP 3XO 

040 30/1111941 Estitdio da Mogiana Campeonato Campineiro G 2X 1. 

041 15/0511942 Estitdio da Mogjana . Campeonato do Interior PP 2X I 

042 23/08/1942 Estitdio da Mogiana Campeonato Campineiro G 4X 1 

043 31/01/1943 Estitdio da Mogiana Amisteso- .. PP.-4X1 

044 20/0611943 Estitdio do Guarani F.C. Serie Confratemizacao Especial - 1 X 1 

045 04/07/1943 Estitdio do Guarani F. C. Serie Confratemizacao Especial G 4X3 

046 18/0711943 Estitdio do Guarani F. C. Serie Confratemiza9iio Especial PP 4X3 

047 29/08/1943 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato Campineiro 2X2 

048 07/09/1943 Estitdio do Guarani F.C. Serie Confratemiza,.:ao Especial - PP.4XO 

049 19/1211943 Estitdio do Guarani F.C. Serie Confratemiza,.:ao Especial· G ?:X 1 

050 02/07/1944 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Campineiro PP 2 X 1 

051 06/08/1944 Estitdio do Guarani F.C. CamllOOnato Campineiro 1 X 1 

052 01/0711945 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Campineiro G3Xl 

053 30/1211945 Estitdio da Mogiana €ampeornrto€ampineiro G 3X2 

054 18/08/1946 Estitdio do Guarani F.C. Campe6nato Campineiro 
... 

G 3XO 

055 28/06/1947 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato Paulista, II Divisao PP 3 X2 

056 05/10/1947 Estitdio da Mogiana c ato Paulista, II Divisao PP lXO 

057 28/04/1948 Estitdio da Mogiana Taca Cidade de Campinas - G5:X: 
2359 

058 11107/1948 Estitdio do Guarani F. C. Campeonato Paulista, II Divisao G 4X3 

059 26/09/1948 Estitdio Moises Lucarelli Campeonato Paulista, II Divisao GIX 
. 0360 

060 07/04/1949 Estitdio da Mogiana Ta,.a Cidade de Campinas PP 3X2 

061 10/07/1949 Estitdio do Guarani-F:€. E: ~ista, II·Di<isiio G2XO 

062 09/10/1949 Estitdio Moises Lucarelli Campeonato Paulista, II Divisiio G 1XO 

063 11105/1950 Estitdio da Mogiana Ta,.:a Cidade de Campinas G 2XO 

064 08/06/1950 Estitdio Moises Lucarelli Taca.Cidade.de Campinas. .PP 1 XO 

065 29/06/1950 Estitdio do Guarani F. C. Taca Cidade de Campinas G 4X3 

066 04/03/1951 Estitdio Moises Lttearellr T idade deC pp--1 X Q 

067 22/0411951 Estitdio do Guarani F. C. Taca Cidade de Campinas PP 1 x'o 
068 12/08/1951 Estitdio do Guarani F.C. Campeonato Paulista G2Xl 

357 Esse foi o primeiro derbi transmitido ao vivo por uma emissora de radio, a antiga PRC-9. 0 locutor do 
jogo foi Jolum.a Brito. A primeira transnrissdo 1 adiotOnica aconteceu no dla-7· de setenrbt o de'· t9""22, e fiJi 
urn discurso do entao presidente Epiticio Pessoa. Em Campinas, as primeiras transmissoes radiofonicas 
aconteceram no dia 22 de junho de 1930, em carater experimental. 
358 0 Estidio da Mogiana corresponde ao Estidio Dr. Horacia Antonio da Costa. 
359 Esse foi o primeiro derbi disputado it noite. 0 jogo foi no antigo Estidio Antonio da Costa, o "Estidio 
da Mogiana". A Ponte Preta saiu na frente fazendo 2 a 0 no primeiro tempo. No intervalo da partida, o 
entao presidente do Guarani, Dr. Romeu Tortima, ameacou surrar seusjogadores como seu cinto. 0 time 
alviverde voltou para o segundo tempo, e com uma atnac;iio hist6ria, reagin e goleou o rival, aplicando 
uma das maio res goleadas da hist6ria do derbi. Ap6s a hist6rica ''virada", o presidente da Ponte Preta, 
A vrton Jose do Couto, sem utilizar o seu cinto, demitiu o en tao tecnico da Ponte Preta, Agnelli. 
360 Esse foi o primeiro derbi realizado no novo estidio da Ponte Preta, o Moises Lucarelli, inaugnrado 
naquele mesmo ano numa partida contra o E. C. XV de Novembro de Piracicaba (SP). 
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069 02/12/1951 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista 2X2 

070 06/04/1952 Estidio do Guarani F. C. Tava Cidade de Carnpinas G 2X1 

071 18/05/1952 Estidio Moises Lucarelli Ta9a Cidade de Camoinas PP 4X2 

072 06/07/1952 Estidio Moises Lucarelli Trian~ular do Majestoso PP4XO 
361 

073 05/10/1952 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista G 4x3 

074 25/01/1953 Estidio do Guarani F.C. --£am1*00ak>Paulista -- 2X2 

075 29/03/1953 Estidio Moises Lucarelli Quadrangular do Majestoso G5x-
z362· 

076 07/06/1953 Estidio Brinco de Ouro Ta9a Cidade de Campinas PP3X 
. 0363 

077 21106/1953 Estidio Brinco de Ouro.. Ta;a..Cidade de Camoinas .1X1 

078 13/09/1953 Estidio Brinco de Ouro Camoeonato Paulista .. OX-0 

079 31101/1954 Estidio Moises Lucarem· ·c-amoeonato Paulista (de I953'r G'TXO. 

080 22/08/1954 Estidio Brinco de Ouro Camoeoriato Paulista PP 4-X 0 

081 13/02/1955 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista (de 1954) PP 1 XO 

082 28/08/1955 Estidio Brinco de Ouro c ato l?aulista G 5X 1 

083 11112/1955 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista pp :zxo 
084 18/03/1956 Estadio Brinco de Ouro Th¢a Amizade G 4X3· 

-
085 25/03/1956 Estidio Moises Lucarelli Ta~a Amizade PP 3 X 1 

086 20/05/1956 Estidio Brinco de Ouro Amistoso oxo 
087 12/08/1956 Estidio Moistis- Lucarelli c Paulista G 2X 1 

088 09/12/1956 Estidio Brinco de Ouro Camoeonato Paulista - G 3-X 1 

089 13/01/1957 Estidio Moises Lucarelli · Cainoeonato P'aulista PP 4X 1 

090 15/05/1957 Estidio Moises Lucarelli Taca Amizade 1 X 1 

091 19/05/1957 Estadio Brinco de Ouro Ta9a Amizade G3XO 

092. 11/08/1957 Estidio Brinco de Ouro Callli*OOat& Paulista PP 2 X 1 

093 08/0311958 Estidio Brinco de Ouro Taca Amizade - 2 X2 

094 10/08/1958 Estidio Brinco de Ouro Campeonato Paulista PP 4X 1 

095 07/12/1958 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista 2X2 

096 03/02/1959 Estidio Brinco de Ouro Ta9a Amizade G 3X2 

097 29/03/1959 Estidio Moises Lucarelli "F~l.ut1:izade· PP--'-2 X l 

098 31/0511959 Estidio Brinco de Ouro Camoeonato Paulista · oxo-
099 25/10/1959 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista G 2X1 

100 05/06/1960 Estidio Brinco de Ouro Amistoso G 6XO 

101 21/08/1960 Estidio Moises Lucarelli Camoeonato Paulista PP 3 X2 

102 25/09/1960 Estidio Brinco de Ouro € Patrlista- &3XO 

103 24/07/1966 Estidio Moises Lucarelli Ta~ Amizade 
,. pp 1 xo 

361 
Alem de Ponte Preta e Guarani, o triangular no estidio da Ponte Preta, chamado de o "Majestoso", 

tambem contou com a prese~ do Bangu A C. do Rio de-Jane:irtr(RJ): A Ponte Preta foi campea dq> 
Triangular, pois a alvinegra tambem derrotou os cariocas por 2 a I-no dia 29 de junho de 1952. " 
362 Alem de Ponte Preta e Guarani, tambem disputaram o Quadrangular dois times do Rio de:Janeiro (RJ), 

America F. C. e Sao Crist6vao F.R. 0 campeao foi o Sao Crist6vao F.R, que venceu o America F. C. e a 
Ponte Preta, ambos por 1 a 0. 
363 Esse foi o primeiro derbi disputado no novo estadio do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa, que fora 
inaugurado naquele mesmo ano. 
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104 27/07/1966 Estadio Brinco de Ouro Ta9<1 Arnizade G 2X 1 

105 30/ll/1969 Estadio Brinco de Ouro Taca-Amizade- ACEC oxo 
106 07/12/1969 Estadio Moises Lucarelli Ta~a Arnizade - ACEC ·- - -- 2X2 

107 15/02/1970 Estadio Moises Lucarelli · Ca.mpeonato Paulista oxo 
108 19/04/1970 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Pau1ista 1 X 1 

109 12/07/1970 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista pp 1 xo 
llO 19/08/1970 Estadio Brinco de Ouro c oPaulista 2X2 

lll 28/0311971 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista -· PP 1XO 

ll2 20/0611971 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista pp 1 xo 
113 20/0211972 Estadio Brinco de Ouro Tomeio Laudo Nate! G 1 XO 

114 05/0311972 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista oxo 
115 16/07/1972 Estadio Brinco·de Ouro ·€ Paulista --'<· &X:O 

116 04/0211973 Estadio Moises Lucarelli Tomeio Laudo Nate! pp 1 xo 
117 13/0511973 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista G2XO 

ll8 17/06/1973 Estadio Moises Lucarelli Ta9<1 Cidade de Sao Paulo PP 2X 1 

119 29/0711973 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista oxo 
120 18/08/1974 Estadio Brinco-de Ouro 1-€ lista &-XQ ' 

121 271101!974 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista GIXO 

122 19/0111975 Estadio Moises Lucarelli Tomeio Laudo Nate! G 2XO 

123 23/0311975 Estadio Moises.Lucarelli l'aulista - ·-- QLXO 

124 07/031!976 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista PP 2xr 

125 22/08/1976 Estadio B1 inw de Otrro e Paulista .. e-xo ' 
126 03/101!976 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Brasileiro oxo·· 
127 27/02/1977 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista PP 3 X 1 

128 07/08/1977 Estadio. Brio co de Ouro_ Paulista. -···· QX.Q 

129 04/09/1977 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista PP 2XO 

130 20/11/1977 Estadio Brinco de 0uro eampeonato Brasileiro ff··tXO! 

131 23/04/1978 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Brasileiro G2Xl 

132 05/ll/1978 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista 0 X 0 . · 

133 03/12/1978 Estadio Brinco de.Ouro. c .Pau1ista. .lXl 

134 02/06/1979 Estadio do Pacaembu (SP) Campeonato Paulista (de 1978) G 2 x--o 
135 27/06/1979 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista (de !978) .. · t x·t 
136 19/08/1979 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista pp 1 xo 
137 21110/1979 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista 1 X 1 ) 

138 27/0111980 Estadio Moistls. Lucarelli. Paulista (de. 1979.)- PP2X 1 

139 30/011!980 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Pau1ista (de 1979) PP 1- x-o 
140 20/0711980 Estadio Moises Lucarelli · Campeonato P'aulista PP"3 X I> 
141 05/10/1980 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista oxo 
142 05/07/1981 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista - ox.o_' 
143 01/08/1981 Estadio Brinco de Ouro Cam Paulista 1 X 1 

144 05/08/1981 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Paulista -- PP 3 X2 

145 27/09/1981 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista oxo 
146 12/09/1982 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Pau1ista 1 X 1 

147 23/1111982 Estadio Moises Lucarelli Campeonato Pau1ista oxo 
148 10/07/1983 Estadio Moises Lucarelli G o Pau1ista pp 1 xo 
149 23/10/1983 Estadio Brinco de Ouro Campeonato Paulista - PP ·I X 0 

.. 
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150 02/09/1984 Estadio Brinco de Oura_ 

151 04/1111984 Estadio Brinco de Ouro 

152 09/06/1985 Estadio Brinco de Ouro 

153 10/07/1985 Estadio Brinco de Ouro 

154 17/07/1985 Estadio Moises Lucarelli 

155 08/09/1985 Estadio Moiscis..Lucarelli 

156 20/04/1986 Estadio Moises Lucarelli 

157 20/07/1986 Estadio Brinco de Ouro 

158 03/05/1987 Estadio Brinco de Ouro 

159 28/06/1987 Estadio Moises Lucarelli 

160 18/03/1990 Estadio Brinco4e Ouro-. 
161 24/01/1993 Estadio Moises Lucarelli 

162 21103/1993 Estadio B'rinco de Oilro 

163 05/03/1994 Estadio Moises Lucarelli 

164 08/05/1994 Estadio Brinco de Ouro 

165 02/04/1995 Estadio Moise&-L=elli. 

166 07/05/1995 Estadio Brinco de Ouro 

167 26/07/1998 Estadio Brinco de Ouro 

168 18/0811999 Estadio Moises Lucarelli 

169 02/11/2000 Estadio Brinco de Ouro 

170 04/02/2001 Estadio Brin<;o-de~. 

171 21110/2001 Estadio Moises Lucarelli 

XI - 2. Derbis: fichas tecnicas. 

DERBI "Fantasma" 1 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

... Paulista 

Campeonato Paulista 

·· eampeonato Paulista 

Campeonato Brasileiro 

Campeonato Brasileiro 

.. .. Ca.mpeonato-Paulista 

Campeonato Paulista 

Campeonato l"aulista 

Campeonato Paulista 

Campeonato Paulista 
r, Paulista. 

Campeonato Paulista 

Canmeonato Paulista 

Campeonato Paulista 

Campeonato Paulista 

c o.Paulista 

Campeonato Paulista 

Oimpeonato Brasileiro 

Campeonato Brasileiro 

Campeonato Brasileiro 

G . Paulista 

Campeonato Brasileiro 

DATA: pouco depois da fundayao do-Guarani em.2 Qe..abffi.&e 1 ~ 11. 

LOCAL: Campo do Sao Vicente. -

COMPETI(AO: Amistoso. 

ARBITRO: Adalberto Sarmento..do..~i. 
PONTE PRET A: ? - -

GUARANI:? 

GOL: Lopes 

OBS.: Esse jogo e considerado pelo autor Sergio Ro~si. 

EP . ..2X 1 

-GJ-Xl 

ff-·3 xo 
1 Xl 

oxo > 

. .. CL2Xl 

lXI~ 

lXl 

PP 2XO 

G 2XO' 

- ox.o 
G2Xr 

G lXO. 

1 X 1 

2X2 ~ 1 

- :no 
2X2-

G ZXO· 

oxo 
G 2Xl 

.. .Q. 2 X 1 

1 x-I'"' 

364 Nos jornais da epoca, principalmente no Correio Popular e no Diario do Povo, cnarios de Campinas, 
essa partida, Ultimo cterbi ate a conclusao deste babafiro;:foi cousidetada a de nfu:nero 172. Esse'nfu:nero 
certamente leva em considera<;iio algum dos sete jogos "fantasmas" que enumerei acima. Em rela<;ao· as 
estatisticas, M assim uma pequena diferen.,a. Mas uao h3 uma rela<;ao "gficial" e "verdadeira". Ha a 
contagem pontepretana, que certamente leva em considera<;ao os jogos "fantasmas", por esses serem 
favocivtis a Ponte Freta. Ja os bugrinos, os desconsideram, pelos mesmos motivos. A imprensa realizou a 
sua propria contagem ( e uao descarto a possibilidade de erro deJa, pois lembro que quando eu estava 
pesquisando em seus arquivos, eu mesmo corrigi para eles alguns dados incorretos que ambos os jomais -
que pertencem a mesma empresa, a RAC, Rede Anhangilera de Comunica<;ao - tinham). E eu, 
obviamente, realizei a rninha contagem dos derbis, desconsiderando todos os ''derbis fantasmas". 
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DERBI001 
Ponte Preta ? X ? Guarani 
DATA: 24/03/1912. 

LOCAL: Campo da Vila Industrial. 

COMPETI<;:AO: Arnistoso. 

AR:siTRO:? 

PONTE PRETA: Amparense; Bertho Aranha e Range~; Boo, Lili e Fernandes; Moraes, Carlos, 
Lopes, Dicto Aranha e Burghi. ' 

GUARANI: Romeu; Russo e Rossi; Gon9<1lo, Reise GregQ; Rios, Camiies, Benetti, Lito e Bertoni. 

GOLS:? 

OBS.:/ 

DERBI "Fantasma" 2 
Ponte Preta 4 X 1 Guarani 

DATA: 1912 (o autor Sergio Rossi no da a data 24/03/1912). 

LOCAL: Campo do Cruzeiro. 

COMPETI<;:AO: Arnistoso. 
ARBITRO:? 

PONTE PRETA: Amaprense; Berthe- Afaaha- e Rangel;. ROO,. Lili- e Feman<!es;- Meraes, Ca>!os, 

Lopes, Dicto Aranha e Burghi. ' 

GUARANI: Romeu; Russo e Rossi; Gon9alo, Reise Grego; Rios, Camoes, Benetti, Lito e Bertoni. 

GOLS:? 

OBS.: Esse jogo e considerado pelo autor Sergio Rossi. 

DERBI "Fantasma" 3 
Ponte Preta 3 X 1 Guarani 

DATA: 1912. 

LOCAL; Campo do Guanabara F.<; .. 

COMPETI<;:AO: Amistoso. 

ARBITRO:? 

PONTE PRETA:? 

GUA.F-&"11: ? 
GOLS:? 

OBS.: Esse jogo e considerac!O pelo autor sergio R_9S.Si. 

DERBI002 
Ponte Preta 2 X 1 Guarani 

DATA: 19/05/1912. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: Campeonato Campineiro- Liga Openiria de Foot-Ball de Campinas (L.O.F.C.). 

AR:siTRO:? 

PONTE PRETA: ? 

GUARANI:? 

GOLS:? 

OBS.: 0 certame tambem foi chamado de Campeonato 'Ta9a Liga Operaria de Foot-ball". A Liga 

Operaria de Foot-Ball de Campinas foi fundada no dia 21 de abril de 1912 na sede social do 

Corinthians F.C., na Rua Regente Feij6. Os cinco times fundadores foram Ponte Preta, Guarani, 

Corinthians F.C., London F.C. e o Intemacional F.C.M., e logo em seguida tambem aderiu, 
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passando a sera lideran9a politica da liga e dando o nome para ela, o S.C. Operario. A L.O.F.C se 
extinguiu no mesmo ano. 

DERm003 

Ponte Preta ? X ? Guarani 
DATA: 11/08/1912. 

LOCAL: Campo do London F.C.. 

COMPETICAO: Carnpeonato Carnpineiro da Lig<I Openiria de Foot-Ball de Carnpinas 
(L.O.F.C.). 

AR:BI'tRO:? 
PONTE FRETA: ? 

GUARANI:? 
GOLS:? 

OBS.: Embora par~a haver urn consenso de que a Ponte Preta venceu a partida, o placar e 
desconhecido por nao existirem documentos ou registros. Para o autor Sergio Rossi o placar :foi '2 a 

1 para a Ponte Freta. 

DERBI "Fantasma" 4 

Ponte Preta 1 X 1 Guarani 

DATA: 1913. 

LOCAL: Campo do Sao Vicente. 
COMPETICAO: Amistoso .• 

ARBITRO:? 
PONTE FRETA: ? 

GUARANI:? 

GOLS:? 

OBS.: !::sse jogo e considerado pelo autor Sergio Ro~i. 

DERBI "Fantasma" 5 

Ponte Preta ? X ? Guarani 

DATA: 1913. 
LOCAL: Campo do Cruzeiro. 

COMPETICAO: Amistoso. 

AR:BITRO:? 
PONTE PRET A: ? 

GUARANI:? 

GOLS:? 
OBS.: Esse jogo, que e conslderadOpefO autor Sefgio Kossi, apresentou, segundo ele, ou urn 
empate ou uma vit6ria da Ponte Freta. · · -

DERBI "Fantasma" 6 

Ponte Preta ? X ? Guarani 

DATA: 1913. 
LOCAL: Campo do Guanabara F.C .. 

COMPETICAO: Amistoso. 
ARBITRO:? 

PONTE FRETA: ? 

GUARANI:? 
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GOLS:? 
OBS.: Esse jogo, que e considerado pelo autor Sergjg Rossi, apresentou, segundo ele, ou urn 

empate ou uma vit6ria da Ponte Preta. 

DERBI004 

Guarani 2 X 0 Ponte Preta 
DATA: 23/08/1914. 

LOCAL: Campo de Souzas do Arraial F.C.. 

COMPETI(:AO: Amistoso. 
ARBITRO: Sr. Nagib Jose, do..An:aial.E.C.. de Souza a._ 

GUARANI: Joao; Dario e Carlos; Romeu, Juca e Grecco; Fernandez, Moura, Russo, August{) e 

Luigim. 
PONTE PRET A: Adolphinho; Lopes e Lili; Oliveira, Mello e Burghi; Zezinho, Fernandez, 

Rabesco, Wadt e Arnparense. 

GOLS:? 
OBS.: Na prelirninar, entre os 2•s Quadros ou Teams, o Guarani venceu a Ponte Preta por 3 a 1. 

Rosa Olympio e Saligo marcaram para o Guarani, e Marinho marcou para a Ponte Preta. Ap6s a 

partida ocorrerarn muitas brigas entre as torcidas, o que chocou a popula9ao da epoca que nao 

estava ainda familiarizada com o futebol. Este jogo e considerado urn marco na rivalidade entre 

pontepretanos e bugrinos. · 

DERBI 005 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 

DATA: 2411011915. 
LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI(:AO: Amistoso Beneficente. 

ARBITRO: Sr. Hudtzon, de Sao Paulo. 

PONTE PRET A: ? 

GUARANI:? 
GOL: Fernandez. 
OBS.: Na preliminar, os segundos quadros empataram em 0 a 0. 0 jogo fo! urn amistoso 

beneficente para o Asylo dos Invalidos. 

DERBI006 

Ponte Preta 0 X 2 Guarani 
DATA: 13/02/1916. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI(:AO: I Turno do Campeonato Campil!eiro de 1916 da Associa9ao Campineira de Foot

Ball (A.C.F.). 
AR8ITRO: Sr. Octavio Mello, 00-5-c<;:. White Teamde-Gampin<i$. 

PONTE PRETA: Amparense; Wadt e Meirelles; Lili, Tonico e Fentiio; Adolpho, Adriano, Fausto, 

Lopes e Mello. 
GUARAN1: Gomes; Dario e Paulino; Romeu, Juca e Grecco; Fernandez, Egydio, Carlos, Augusto 

e Larama. 
GOLS:? 

OBS.: Na preliminar, entre os seg]Jlldos quadros, houve empate em 0 a 0. A Associa9iio 

Campineira de Foot-Ball foi fundada em 23 de dezembro de 1915 por iniciativa do Club Italiano, 

que comprou para premiar o campeiio da cidade no ano seguinte a Ta9a Club Italiano. Os cinco 
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clubes fundadores da A.C.F. foram a Ponte Preta, Guarani, Campinas Black Team, London F.C. e 

o S.C. White Team. Paralelamente tambem se organizou a Liga Campineira de Foot-Ball, com 

sede propria e independente da A.C.F.. Essa Liga Campineira de Foot-Ball, que chegou a ser 

fundada varias vezes por iniciativas de times como o Guarani, o Americana, S.C. Operitrio, 

Esperia, etc., congregava as equipes "pequenas" da cidade, forman do assim urna especie de II 

Divisiio de Campinas: Concordia F.C., Vila Industrial F.C., Independencia, Paulista, Americana 

F.C., Esperia F.C. e S.C. Operitrio. E ela durou apenas urn ano. Os seus times entraram entao para 

a A.C.F. ja em 1917, mesmo nao havendo certame nesse ano. A Associa9ao Campineira de Foot

Ball durou ate 1920, quando se realizou seu ultimo certame da cidade. 

DERBI007 
Ponte Preta 0 X 2 Guarani 

DATA: 21105/1916 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: II Tumo do Campeonato Campineiro de 1916 da Associa@o Campineira de 

Foot-Ball (A.C.F.). 

ARBITRO: Sr. Octavio Mello do ScG. WhiteTeam-de.Caf!l!'inas. 
PONTE PRETA: ? . 

GUARA.Nl:? 

GOLS: Agostinho e ? 
OBS.: Na preliminar, entre os segundos C!.ill!dros, a Ponte Preta venceu o Guarani por 3 a 0, ggls de 

Henrique, Quinze e Bueno. Houve muita briga entre torcedores durante e depois da partida, que. foi 

interrompida devido aos incidentes no segyndo tempo. Esse jogo e considerado urn marco do inicio 

da rivalidade entre Ponte Preta e Guarani. 

DERBL "Fantasma" 7 

Ponte Preta 0 (escanteiol X 2 (escanteios) Guarani 

DATA: 1916. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: Festival Esportivo do Hipodromo Campineiro. 

ARBITRO:? 

PONTE PRETA: ? 
GUARANI:? 

GOLS: I (foram dois escanteios a zero) 

OBS.: Esse derbi, apelidado de "Derbi Relfunpago", aconteceu pelo Festival Esportivo do 

Hip6dromo Campineiro, realizado em urn U.Uico dia com partidas curtas, que na ausencia de gols, 

foram decididas pelo niunero de escanteios conquistados (como o sistema do T omeio lnicio do 

Campeonato Paulista, que se iniciou em 1919). Alem de Ponte Preta e Guarani, tambem 

participaram do Festival os times do S.C. White Team eo Campinas Black Team. 

DERBI008 
Ponte Preta 1 X 1 Guarani 

DATA: 20/0111918. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1918 da Associa9iio Campineira de Foot

Ball (A.C.F.). 

ARBITRO: Sr. Cyrilo Cotta do S.C. White Team. 

PONTE PRETA: ? 
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GUARANI:? 

GOLS:? 

OBS.:/ 

DERBI009 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 23/06/1918. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: II Tumo do Campeonato Campineiro de 1918 da Associa9iio Campineira de 

Foot-Ball (A.C.F.). 

AR:BITRO:? 

PONTE PRET A: ? 

GUARANI:? 

GOL:? 

OBS.:/ 

DERBI010 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 30/03/1919. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1919 da Associa9ao Campineira de Foot

Ball (A.C.F.). 

AR:BITRO: Manoel de Freitas Pinto. 

PONTE PRET A: ? 

GUARANI:? 

GOL: Juca. 

OBS.: I 

DERBIOll 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 29/06/1919. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: II Tumo do Campeonato Campineiro de 1919 da Associa9iio Campineira de 

Foot-Ball (A.C.F.). 

ARBITRO:? 

PONTE FRETA: ? 

GUARANI:? 

GOLS:? 

OBS.:/ 

DERBI012 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 31108/1919. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: Disputa da Ta9R Chauffeurs. 

AR:BITRO: Odilon Penteado. 

PONTE FRETA: ? 

GUARANI:? 
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GOLS:? 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em 1 a 1 e estava em jogo a 

disputa da Ta9<1 Carmine Alberti. 

DERBI013 

Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 13/06/1920. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: I Turno do Campeonato Campineiro (Campeonato Municipal) de 1920 da 

Associa<;ao Campineira de Foot-Ball (A.C.F.). 

ARBITRO: Manolo. 

PONTE PRET A: Alipio; Pirn e Gradim; Gallo, Spessano e Nemi; Lili, Bueno, Adolphinho, Pepino 

e Henrique. 

GUARANI: Ricardo; Romano e Pinheiro; Augusto, Mig)lel e Nico; Tonico, Herculano, Juca, 

Bugre e Jordao. 

GOL: Juca aos 30 rninutos do 2T. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos CJ!!adros, o Guarani tambem venceu por 1 a 0, 

conquistando o Bugre a Ta9<1 Carmine Alberti. 

DERBI 014 
Ponte Preta 1 X 4 Guarani 
DATA: 28/ll/1920. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: II Turno do Campeonato Campineiro (Campeonato Municipal) de 1920 da 

Associa<;ao Campineira de Futebol (A.C.F.). 

ARBITRO: Sr. Odilon P. do Amaral 

PONTE PRETA: ? 
GUARANI:? 
GOLS: Li1i (contra), Romeu (2) e Zeca para o Guarimi; e Pepino para a Ponte Preta. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani derrotou a Ponte Preta por 2 a 0. 

DERBI015 
Ponte Preta 0 X 3 Guarani 
DATA: 12/03/1922. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: Amistoso. 

ARBITRO: Agnello Bastos. 

PONTE PRETA: ? 
GUARANI:? 

GOLS: Miguel (2) e Gersino. 

OBS.: Na prelirninar, pelos segundos quadros, o Guarani repetiu o placar de 3 a 0 sobre a Ponte 

Preta. 

DERBI016 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 22/07/1923. 

LOCAL: Estadio do Guarani F. C.. 
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COMPETI<;:AO: Campeonato do Interior de 1923 da Associa9iio Paulista de Esportes Atlet!cos 

(APEA). 

ARBITRO: Sr. Carnilo, do Paulista F.C. de Jundiai. 

GUARANI: Hugo; Joca e Tavares; Joaqoim, Edua1do e Honlcio; Dicto, Miguel; Mario;· Zec~ e 

Santa Cruz. 

PONTE PRETA: Florian; Ruy e Mario; Nene, Alex e Juca; Bueno, Roberto, Armando, Zeca e 

Biasi. 

GOLS: Zequinha para o Guarani e Fefeuia (?)para a Ponte Preta. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu a peleja por 2 a 0. 

DERBI 017 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 15/11/1923. 

LOCAL: Est:idio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Campeonato do Interior de 19n· da Associa\'iio Atletica de I':sportes Atleticos 

(APEA). 

ARBITRO: Sr. Pinto Rocha, da APEA. 

GUARANI:? 

PONTE PRETA: ? 
GOLS: Zeca para a Ponte Preta e Alcides para o Guarani. 

OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, a Ponte Preta venceu por I a 0. 

DERBI 018 
Guarani 0 X 3 Ponte Preta 
DATA: 14/06/1925. 

LOCAL: Est:idio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Campeonato do Interior de 192"5 da A:ssocia91io Paulista de Esportes Atleticos 
w~ . 
ARBITRO: Juvenal Ricardo Ballerini, do A.A. Sao Bento ·de Sao Paulo. 

GUARANI:? 

PONTE PRETA: Alipio; Manee<:> e-Gameire; Naftde;·BiFle e PraKedes; Bueno,.Z-eca,-Pere; Tma e 

Maquininha. / 

GOLS:? 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 4 a 0. 

DERBI019 
Guarani 0 X 1 Ponte Preta 
DATA: 23/08/1925. 

LOCAL: Est:idio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Campeonato do Interior de 1925 da Associa\'iio Paulista de Esportes Atleticos 

(APEA). 

ARBITRO: Antonio Camera, da A.A. das Palmeiras de Sao Paulo. 

GUARANI: Valentim; Joca e Angelino; Joaquim, Juca e Tavares; Parras, Zequinha, Lori, 

Puicinelli e Hugo. 

PONTE PRETA: Alipio; Maneco e Carneiro; Duarte, Bino e Gradim; Bueno, Zeca, Perez, Tuia e 

Henrique. 

GOLS:Buenoa 1' IT. 

OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, o Guarani venceu por 2 a 1. 
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DERBI020 

Guarani 3 X 1 Ponte Preta 
DATA: 08/08/1926. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETH;:AO: Taya Colfunbia. 

ARBITRO: Edmundo Bevilacqua. 

GUARANI: Luiz; Joca e Orlando;.Mario, RaphaeLeJoaquim; Dicto, Bagatella,.Aristides, N~e e 

Robertinho. -' 

PONTE PRETA: Dica; Maneco-··e-€ameiio, Gradim;·-Bino e Dt1arte; Perez; Armando; Tuia, 

Herminie e ? . 
GOLS: Neue (2) e Robertinho para o Guarani; e Carneiro (penalti) para a Ponte Preta. 

OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, o Guarani venceu por 2 a 0. 

DERB1021 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 07/09/1926. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETICAO: Campeonato do thterior de 1920 da AssociaQao Paulista de-Esportes Atll:\ticos 
(APEA). -

ARBITRO: 0 

GUARANI: Luiz; Joca e Orlando; Mario, Raphael e Joaquim; Dicto, Bagatella, Aristides, Nem) e 

Robertinho. 

PONTE PRET A: Dica; Corisco e Albertine; Carneiro, Bino e Duarte; Sanches, Zeca, Armando, 

Tuia e Herminie. 

GOLS: Aristides para o Guarani e Armando para a Ponte Preta, ambos no 2T. 

OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, houve empate em 2 a 2. 

DERBI 022 

Guarani 2 X 0 Ponte Preta 

DATA: 14/ll/1926. 

LOCAL: Estadio do Guarani F. C .. 

COMPETICAO: Amistoso em que estava em disputa a Ta:Qa Circo Wheler. 

ARBITRO: Joiio da Silva. . 

GUARANI: Luiz; Orlando e Tavares; Mario, Raphael e Joaquim; Dicto, Bagatella, Aristides, 

Nene e Robertinho. 

PONTE PRET A: Dica; Co risco e De Marco; Carneiro, Bino e Praxedes; Arena, Braghetto, 

Armando, Tuia e Herminie. 

GOLS: Nene e Raphael. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 6 a 2. 

DERB1023 

Guarani 3 X 1 Ponte Preta 

DATA: 23/01/1927. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETICAO: Campeonato do Interior de 1927 da Associa9iio Paulista de Esportes Atleticos 

(APEA). 

ARBITRO: Americo Bertolini da APEA. 
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GUARANI: Luiz; Orlando e Tavares; Mario, Raphael e Joaquim; Dicto, Caniello, Tulli, Bagatella 

e Robertinho. 

PONTE PRET A: Mussolini; Carneiro e Corisco; Carneiro II, Duarte e Durvalino; Carioca, Zeca, 

Armando, Tuia e Machina. 

GOLS: Raphael, Caniello e Robertinho para o Guarani; e Tuia para a Ponte Preta. 

OBS.:/ 

DERBI024 

Guarani 2 X 1 Ponte Preta 

DATA: 20/11/1932 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Campeonato do Interior Serie Campineira de 1932 da Associa9ao Paulista de 
Esportes Atleticos (APEA). · ·· 

AR.BITRO: Sr. Victoria Sylvestre. 

GUARANI: Ananias; Joca e Tijollo; Raphael,. Odilon e.Ioarpdrn; Roberto, Nice.,. Coe!ho,.Z~ e 
Natto. _., 

PONTE PRET A: Christ; Carneiro e Praxedes~ Peiro;-Marteletti-eNerino; Sacy;- caercio-; €arJit9 I, 
Alvico e Carlita II. -" 

GOLS: Coelho (GFC) no IT; e Sacy (AAPP) e Roberto (GFC) no 2T. 

OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, houve empate em I a I, gols de Vermelho (AAPP) e 

Bianchini (GFC -de penalti). 

DERBI025 

Guarani 4 X 3 Ponte Preta 

DATA: 24/03/1935. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. - ./ 
COMPETI<;:AO: Amistoso p·romoviao peta recem futidaaa Llga umpineira de rutebol(t.C:!).). 
ARBII.RO.:. JosaF olker. · · 

GUARANI: Camisola; Joca e Tijolo; Tulio, Silva e Joaquim; Aureo, Roviglio, Nelson, Gon9alves 

e Nato. 

PONTE PRETA: Cunha; Chocolate e Tetelo; Peir6 (Doming()s), Carabina e Gabriel; Salgado 

(Barriga), Nico, Camilo, Alvico e Carlita. 

GOLS: Joca (penalti) e Gon9alves (GFC), e Camilo (AAPP), no IT; e, Gabriel (penalti) e Alvico 

(AAPP), e Gon~lves (2 - GFC), no 2T. 

OBS.:/ 

DERBI026 

Ponte Preta 3 X 4 Guarani 

DATA: 14/04/1935. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETI<;:AO: Amistoso em que estava em disputa a Ta9a Italo-Brasileira. 

AR.BITRO: Antonio Sersocimo. 

PONTE PRETA: Armando; Chocolate e Tetelo; Peir6, Carabina e Gabriel; Barriga, Nico, Camilo, 

Alvico e Carlita. 

GUARANI: Bob; Tijolo e Joca; Tulio, Silva e Joaquim; Aureo, Roviglio, Gon9alves, Nelson e 

Nato. 

GOLS: Nico (AAPP) e Nato (GFC) no IT; e, Camilo e Barriga (AAPP), e, Gon9alves (2) e Aureo 

(GFC). 
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OBS.: Na preliminar, entre os segundos quaclros, o Guarani venceu por I a 0. 

DERBI027 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 241ll/1935. 

LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1935 da Liga Campineira de Futebol 

(L.C.F.)- ver OBS. 

ARBITRO: Adao Menon. 

PONTE PRET A: Picini; Rodrigues e-Nani; Gabr:ier,E:ara'oina e-6ttstavo; Pelanca; N!co;- Barriga, 
Alvico e Benvindo. · - ·' 

GUARANI: Carnisola; Emanueli e Joca; Tulio, Silva e Joaquirn; Chaves, Rufino, Gon9alves, 

Teixeira e Borin. 

GOL:Nico. 

OBS.: A partir desse ano ate hoje, todos os campe<Jnatos campineiros ou campeonatos.amadores da 

cidade forarn organizados pela Liga Campineira de Futebol (L.C.F.), que foi fundada em 28 de 

revereiro de 1935, e que esta em atividade ate hoje. Foram nove clubes fundadores da nova liga: 

Ponte Preta, Guarani, E.C. Mogiana, Bonfim F.C., Campinas F.C., E.C. Corinthians, Guanabara 

F.C., Jardirn F. C. e Voluntilrio da Patria F.C. (que existe ate hoje, participa ainda da L.C.F. e que 

agora se chama Patria F.C.). A L.C.F., fundada em 1935, nada tern aver com a Liga Campineira 

de Foot-Ball que existiu em 1916, e que fora uma especie de Il Divisao do futebol de Campinas e, 

que se organizou e se extinguiu no mesmo ano. A L. C. F. foi a terceira entidade a organizar o 

campeonato da cidade, as outras duas foram: Lil@ OQeraria de Foot-Ball de Campinas (L.O.F.C.) 

em 1912 e a Associa9ao Campineira de Futebol (A.C.F.) de 1916 a 1920, nao havendo 

campeonatos campineiros nos outros anos e 1917. Ponte Preta e Guarani participaram da L.C.F 

ate 1946, pois no ano seguinte come9aram a participar do Campeonato Paulista organizado pela 

Federa9ao Paulista de Futebol (F.P.F.). As equipes .illvenis de Ponte Preta e Guarani ainda 

chegaram a paf!:icipar de alguns certames da L. C. F. ate a decada de 60. 

DERBI028 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 

DATA: 1610211936 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETICAO: II Tumo do Campeonato Campineiro de 19;35. 

ARBITRO: Jose Maestri de 5aa.PauJ.o. · 

GUARANI: Camisola; Joca e Tiidlo; Tulio, Silva e Joaquim; Margaridq, Rovig!io, Juvenal, 

Bicudo e Borim. 

PONTE PRET A: Pecini; Rodrigues e Nani; Botelho, Carabina e Gustavo; Boteon, Nico, Barriga, 

Alvico e Benvindo. Tecnico: Nico. 

GOLS: I 

PUBLICO: I 
OBS.: Essa foi a ultima partida do certame de 1935. 

DERBI029 
Ponte Preta 2 X 1 Guarani 

DATA: 2610411936. 
LOCAL: Hip6dromo Campineiro. 

COMPETICAO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1936. 
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A:RBITRO: Heitor Marcelino Domingues. 

PONTE PRETA: Joel; Rodrigues e Nani; Botelho,. Gabriel e_Gustavo; Barriga, Nico, Begin, 

Alvico e Benvindo. Tecnico: Nico. 

GUARANI: Camisola; Joca e Tijolu; Tnlio, Si~·· Joaqnim, · Rny, Ary, Roviglio, Bagatela e 
Borim. · · ··· - -

GOLS: Begin e Alvico (AAPP), e Ruy (GFC). 

PUBLICO:/ 

OBS.: Na prelirninar, pelos segundos quadros, houve. em~te em 0 a 0. Com essa vitoria, a Ponte 

Preta ficou de posse do bronze "Colocayao". 

DERBI030 
Guarani 2 X 5 Ponte Preta 
DATA: 22/11/1936. 

LOCAL: Estidio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;AO: II Turno do Campeonato Campineiro de 19}6. 

A:RBITRO: Antonio Cersosimo. · 

GUARANI: Camisola; Tijolo e Joca; Casteluber, Silva e Tulio; Carra, Pag_ode, Sebastiao, 

Zomignani e Celestino. 

PONTE PRET A: Jc:iel; Rodrigues e T6; Botelho, Gabriel e Gustavo; Joao Gostoso, Nico, Barriga, 

Alvico e Benvindo. Tecnico: Nico. 

GOLS: Alvico e Barriga (AAPP), e Margarido (GFC)36
' no IT; e, Barriga e Benvindo (2) (AAPP), 

e Silva (GFC) no 2T. 

PUBLICO: f 
OBS.: Na prelirninar, pelos segnndos·q~ a-Ponte-Preta-~ceu:por 3 a 1. 

DERBI031 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 
DATA: 04/07/1937. 

LOCAL: Estidio do Guarani F.C.. 

COMPET1<;:AO: Campeonato Campineiro de 1937. 

A:RBITRO: Jorge Miguel da Liga Paulista. 

GUARANI: Armando; Bile e Joca; Tulio, Odilon e Pagode; Juca Pato, Piolim, Deodovitz, Carlito e 

Bueno. 

PONTE PRET A: Joel; Rodrigues e To; Botelho, Sebastiao e Gustavo; Gostoso, Nico, Barriga, 

Alvico e Ruy. Tecnico: Nico. 

GOLS: Deodovitz (2) (GFC) no 1 T; e, Ruy (penalti) e Barriga (AAPP) no 2T. 

PUBLICO: I 
OBS.: Na prelirninar, pelos segundos quadros, a Ponte Preta goleou o Guarani por 4 a 0. 

DERBI032 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 13/03/1938. 

LOCAL: Estidio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: II Turno do Campeonato Campineiro de 1937. 

A:RBITRO: Antonio Sers6simo. 

365 Apesar de nao constar o nome de Margarido na escala<;iio do Guarani, ele consta em fontes. como 
Sergio Rossi em "Hist6ria da Associa<;iio Atletica Ponte Preta", como o marcador de urn tento bugrino. 
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GUARANI: Pio; Celio e Joca; Silva, Pavuna e Pagode; Geraldo, Piolim, Deodowitz, Gon~lves e 
Ruy. 

PONTE PRET A: Guidotti; Rodri@es e Emilio; Botellio, Sebastiao e Gustavo; Olavinho, 

Chandico, Barriga, Alvico e Ruy. Tecnico: Nico. 

GOLS: Deodowitz (GFC) e Ruy (penalti) (AAPP). 

PUBLICO: 2.500 pessoas. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos..quadros,.houve empate em 1 a 1. 

DERBI033 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 1910611938. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: I Turno do Carnpeonato Campineiro de 1~3,8. 

ARBITRO: Hummel Guimaraes. 

GUARANI: Pio; Betinho e Joca; Tulio, Silva e Pavuna; Margarido, Pio1im, Carlito, Geraldo e 

Ruy. 

PONTE PRETA: Guidotti; Rodrigues e Emilio; Botellio, Gabriel e Gustavo; Belem, Waldemar, 

Chandico, Alvico e Nardinho. Tecnico: Nico. 

GOLS: Waldemar (AAPP) e Car1ito (GFC). 

PD'"BLICO: I 
OBS.: Na preliminar, pelos segundos quadros, houve empate em 2 a 2. 

DERBI034 
Guarani 3 X 3 Ponte Preta 

DATA: 20111/1938. 

LOCAL: Estadio do Guarani F-. C .. 

COMPETI<;:AO: II Turno do Campeonato Campineiro de 1938. 

ARBITRO: Aristides Galdino Toledo (Carneiro). 

GUARANI: Pio; Bertinho e loca;. Tu.lio,. Silva e Eawna; Raghiante, Pioli.tn,.J:lumbei: ~ e 

Geraldo. ·' 

PONTE PRETA: Guidotti (Ctiilhaf,- Rothigues e-Emilio, BoteHto, Begin e Gust"aoo, Chandij:o, 

Waldemar, Farah, Nardinho e Carlitao. Tecnico: Nico. · -

GOLS: Farah (2) e Car1itao (AAPP), e, Geraldo (2) e Moreno (GFC). 

PUBLICO: I 
OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 2 a 1. 

DERBI035 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 02104/1939. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Amistoso Cornernorativo ao aniversario de 28 anos do Guarani. 

ARBITRO: Aristides Galdino (Carneiro). 

GUARANI: Pio; Joca e Betinho; Garofalo, Silva e Pavuna; Fernet, Bonelli, Bibiano, Pipi e 

Geraldo. 

PONTE PRETA: Bertinho; Rodrigues e Emilio; Lago, Carneiro e Pagode; Von Zuben, Waldemar, 

Roviglio, Nardinho e Alvinho. Tecnico: Nico. 

GOLS: Roviglio (2) (AAPP) e Bibiano (2) (GFC). 

PUBLICO: I 
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OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, a Ponte Freta goleou o Guarani por 4 a 1. Esse 

foi o primeiro derbi disputado em 90 minutes, ou seja, dois tempos de 45 minutes e urn intervale de 

15 minutes. Antes, as partidas duravam 80 minutes, ou seja, dois tempos de 40 minutes. 

DERBI036 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 0910711939. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:A.O: I Turno do Campeonato Campineiro de 19:?9. 

ARBITRO: Pedro Martoni. 

GUARANI: Pio; Joca e Betinho; Tulio, Silva e Pavuna; Fernet, Ataide, Bibiano, Moreno e 
Geraldo. 

PONTE FRETA: Bertinho; Rodrigues e Emilio; Dito, Carneiro e Nascimento; Von Zuben, 

Waldemar, Roviglio, Alvico e Nardinho. Tecnico: Nico. 

GOLS: Bibiano e Moreno (GFC), e, Nardinho e Roviglio (AAPP). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros,. o Guarani venceu por 2 a 0. Esse foi o primeiro 

derbi transmitido ao vivo por uma emissora de radio, no caso, foi atraves da antiga PRC::9 e o 

locutor foi Joluma Brito. A primeira transmissao radioronica no Brasil havia ocorrido em 7 de 

setembro de 1922, e foi urn discurso do entiio presidente da republica, Epitacio Pessoa. E a 

primeira transmissao experimental radioronica em Campinas aconteceu no dia 22 de junho de 

1930, quase dez antes desse derbi, e foi feita pela Radio Clube de Campinas. 

DERBI037 

Guarani 1 X 2 Ponte Preta 
DATA: 1410111940. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;:A.O: II Tumo do Campeonato Campineiro de 1939. 

ARBITRO: Joaquim Martins. 

GUARANI: Pio; Betinho e Joca; Gervasio, Silva-.e. Pal.ll.llla; Piolim, Silvio, .Bibiano,. MoretlR e 

Geraldo. / 

PONTE FRETA: Kong Vicente; Rochigues e Emilio, Pagode, Eleuteiio Ponreranzi ·e~to; 

Von Zuben, Alvico, Farah, De Maria e Nardinho. Tecnico: Nico. ·-

GOLS: Farah e Nardinho (AAPP); e Bibiano (GFC). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em l a l. 

DERBI038 

Guarani 1 X 2 Ponte Preta 

DATA: 1810811940. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Turno Unico do Campeonato Campineiro de 1940. 

ARBITRO: Joaquim Martins. 

GUARANI: Tito; Gino e Joca; Alegretti; Silva.e Pawna:;.Piolim, Ninau, Santo, Moreno e Geraldo. 

PONTE FRETA: Waldir; Rodrigues e Emilio; Piitna, Carretel e Pagode; Birigui, Al\~co; De 

Maria, Nardinho e Alvinho. Tecnico: Nico. 

GOLS: De Maria e Gino (contra) (AAPP), e Ninau (GFC). 

PL'BLICO: I 
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OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em 1 a 1. 

DERBI 039 
Ponte Preta 3 X 0 Guarani 

DATA: 0610811941. 

LOCAL: Estadio Dr. Honicio Antonio da Costa I da Mogiana. 

COMPETI<;:AO: I Turno do Campeonato Campineiro de 1941. 

AR:BITRO: Francisco Kohn Filho. 

PONTE PRET A: Sera:fim; Rodrigues e Emilio; Pagode, Carretel e Nascimento; Birigui, 

Waldemar, Lima, Alvico e Nardinho.-

GUARA1'1I: Tito; Perroni e Tiziani; Alegretti, Silva e Pavuna; Piolim, Stefano, Ninau, Feiti90 e 

Ruy. 

GOLS: Lima, Birigui e Alvico. 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, a Ponte Preta venceu por 1 a 0, go! de Carpino. 

DERBI040 
Guarani 2 X 1 Ponte Preta 

DATA: 30/1111941. 

LOCAL: Estadio Dr. Honicio Antonio da Costa-Ida-Mogi~a. 

COMPETI<;:AO: II Tumo do Campeonato Campineiro de l941. 

ARBITRO: Francisco Kohn Filho. 

GUARANI: Tito; Nene e Tiziani; AlegretlOi; Silva e P~; Homero, L&, Zuza,- -Bibiano e 

Osvaldo. ·-

POl'.'TE PRETA: Julinho; Rodrigues e Emilio; Pagode, Heli_o e Nascimento; Waldemar, Belem, 

Cilas, Alvico e Nardinho. 

GOLS: Homero e Zuza (GFC), e Cilas (AA:PP). 

PUBLICO: 3.927 pessoas. 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o.C.uarani 'lefl!:eu.por 3 a 1. 

DERBI 041 
Ponte Preta 2 X 1 Guarani 

DATA: 1510511942. 

LOCAL: Estadio Dr. Honicio Antonio da Costa Ida Mogiana. 

COMPETI<;:AO: Fase Eliminat6ria do Campeonato do Interior da Federa9il.o Paulista de Futebol 

(FPF) - ver OBS .. 

AR:BITRO: Jose Clemente Duarte. 

PONTE PRET A: Sera:fim; Rodrigues e Emilio; Pintiuho, Camargo e Pagode; Birigtti, Belem, 

Cilas, Gamba e Cama9a. 

GUARANI: Tito; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Pavuna; Homero, Bibiano, Ninau, Zuza e 

Osvaldinho. 

GOLS: Belem e Cilas (AA:PP) e Ninau (GFC). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre segundos quadros, houve ernpate em 1 a 1. Em 1933 o futebol paulista 

e profissionalizado em Sao Paulo atraves da APEA. Em 1934 havia duas entidades que lutavam 

pelo comando do futebol brasileiro, a CBD (Confedera9il.o Brasileira de Desportos) e a FBF 

(Federa9iio Brasileira de Futebol). Em Siio Paulo, como apoio dos times cariocas do C.R. Vasco 

da Gama e do Botafogo F.R., o S.C. Corinthians P. eo Palestra Itilia (que em 1942 mudaria seu 
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nome para S.E. Palmeiras) se aliam a CBD e fimdam em 10 de dezembro de 1934 a Liga 

Bandeirante de Futebo1 (LBF). Em 11 de fevereiro de 1935, a fun de abranger mais clubes e se 

tamar mais "estadual", a Liga Bandeirante de Futebol (LBF) passa a se chamar Liga Paulista de 

Futebol (LPF). Esse nome sofre duas altera9iies sem que se erie uma nova entidade: em 13 de 

agosto de 1937 passa a ser Liga de Futebol Paulista (LFP), e logo em seguida, passa a ser Liga de 

Futebol do Estado de Sao Paulo (LFESP), incorporando muitos times do estado todo. A APEA, 

Associ~o Paulista de Esportes Atleticos, que vinha organizando o certame paulista desde 1913 

(dividindo essa organiza9ao em alguns mementos com outras entidades) come9a a enfraquecer. 

Nos anos de 1935 e 1936, a APEA realiza suas duas ultimas competi9iies, ao mesmo tempo em 

que a LPF realizava os seus dais primeiros certames. Em 1938, a APEA e a FBF se extinguem. 

Assim, o Campeonato Paulista foi organizado pela LPF de 1935, ano de sua funda9ao em Sao 

Paulo e mesmo anode cria9iio da Liga Campineira de futebol- LCF, a 1940. Como a LPF era a 

1inica entidade oficial do futebol em Sao Paulo, ela cresceu muito e em 22 de abril de 1941 mudou 

seu nome, tomando-o mais "universal", para Federa9iio Paulista de Futebol (FPF). Os fundadores 

da FPF foram: Palestra Italia (que no ano seguinte mudou seu nome para S.E. Palmeiras), S.C. 

Corinthians P., Sao Paulo F.C., A. Portuguesa D., C.A. Juventus, Comercial F.C., C.A. Ypiranga 

e Sao Paulo Railway A. C. (que em 1946 muda seu nome para Nacional A. C.), todos de Sao Paulo, 

alem de Santos F.C., A.A. Portuguesa e Jabaquara A.C. (que ate 1942 chamava-se Hespanha ou 

Espanha F. C.), sendo esses tres ultimos de Santos. A FPF promoveu inicialmente, a partir d~ 1942 

o Campeonato do Interior para a disputa dos times do interior do estado. Em 194 7 criou a II 

Divisao e no ano seguinte a Lei do Acesso, que clava direito ao campeao da II Divisao de subir e 

disputar a I Divisao do futebol paulista. 

DERBI042 
Guarani 4 X 1 Ponte Preta 
DATA: 2310811942. 

LOCAL: Estadio Dr. Horacia Antonio da Costa-fda Mogi'l!ta. 

COMPETICAO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1942. 

ARBITRO: Otavi~ Ayres. 

GUARANI: Tito; Nene e Tiaam;--Ffi€ete,Silva-e-Pa"tma; Bi&iaoo, Ma~ZI>;m,Bie~ e 
Machadinho. __,. 

PONTE PRETA: Serafun; Rodrigues e Emitio; Botellfo, Camargo e Nascimento; W~ldemar, 

Belem, Cilas, Gamba e Nardinho. 

GOLS: Zuza (2), Marinotti e Machadinho (GFC); e, Gamba (AAPP). 

PUBLICO: I 
OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 3 a 1. 

DERBI043 
Ponte Preta 4 X 1 Guarani 

DATA: 3110111943. 

LOCAL: Estadio Dr. Horacia Antonio da Costa I da Mogiana. 

COMPETICAO: Amistoso. 

ARBITRO: Pedro Martoni. 

PONTE PRETA: Serafun; Rodrigues e Camargo; Belem, Tulia e Nascimento; Birigui, Waldemar, 

Cilas, Tatias e Nardinho 

GUARANI: Tatu; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Basotini; Bibiano, Marinoti, Zuza, Carioca e 

Machadinho. 

GOLS: Tatias (2), Birigui e Cilas (AAPP), e Zuza (GFC). 
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PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 2 a 1. 

DERBI044 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 20/0611943. 

LOCAL: Esuidio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;AO: Primeiro logo da Serle de 5 Pontos da Serle Confratemiza~o Esportiva. 
ARBITRO: Romero Nicolini da F.P.F.. -

GUARANI: Claudio; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Pavuna; Siqueirinha, Bibiano, Zuza, 

Dequinha (Bifudo) e Machadinho. 

PONTE PRETA: Serafun; Rodrig).Ies (Camargo)_~Lineu; Belem, Camargo (Helio) eNascimento 

(Zeca); Marinho, Waldemar, Tatias, Nardinho e Annandinho. 

GOLS: Annandinho (AAPP) e Machadinho (GFC). 

PUBLICO: I 
OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 4 a 3. 

DERBI045 
Guarani 4 X Ponte Preta 3 

DATA: 0410711943. 

LOCAL: Esuidio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;AO: Segundo logo da Serle de 5 Pontos da Serie Confratemiza<;ao Esportiva. 

ARBITRO: Dino Janeiro. -

GUARANI: Claudio; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Pavuna; Siqueirioha, Bibiano, Zuza, Carioca 

(Dequinha) e Machadinho. 

PONTE PRET A: Serafun; Ruy (Linen) e Camargo; Belem, Tulio e Nascimento; Birigui, 

Waldemar, Tatias (Cilas), Nardinho e Annandinho. 

GOLS: Zuza (4) (GFC), e Tatias (2) e Waldemar (AAPP). 
PUBLICO: I . . . 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em 2 a 2. 

DERBI046 
Guarani 3 X 4 Ponte Preta 

DATA: 18/0711943. 

LOCAL: Esuidio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;AO: Terceiro logo da Serle de 5 Pontes da Serle Confratemiza<;ao Esportiva. 

ARBITRO: Silvio Stuchi. 

GUARANI: Odair; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Zinho (Pavuna); Siqueirinha, Bibiano (Ninau), 

Zuza (Dequinha), Carioca e Machadinho. 

PONTE PRETA: Serafun; Rodrigues e Carva!hinho; Belem, Helio (Camargo) e Zeca; Birigui, 

Waldemar, Tatias (Cilas), Nardinho e Annandinho. 

GOLS: Tatias, Belem, Nardinho e Birigui (AAPP), e, Siqueirinha (2) e Zuza (GFC). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 3 a L 

DERBI047 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 29108/1943. 
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LOCAL: Estildio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;:AO: Ultimo Jogo do I Tumo do Campeonato Campineiro de 1943. 

AR.BITRO: Nestor Soares. 

GUARANI: Tito; Nene e Couto; Fricote, Silva e Pawaa;· Siqueirinha, Bibiano, Zuza, Piolim e 

Machadinho. 

PONTE PRET A: Serafun; Rodrigues e Lineu; Belem, Camargo e Zeca; Birigui, Waldemar, Cijas, 

Tatias e Nardinho. 

GOLS: Cilas e Belem (AAPP), e, Siqueirinha e Zuza (GFC). 

PUBLICO:/ 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em 0 a 0. 

DERBI048 
Guarani 0 X 4 Ponte Preta 

DATA: 07/09/1943. 

LOCAL: Estildio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Quarto e Ultimo Jogo da Serie de 5 Pontes da Serie Confratemiza9a0 Esport~va. 
AR.BITRO: Jorge Miguel. · · 

GUARANI: Tito; Nene e Couto; Fricote (Zinha},. Silva e.!?=;. Siqueirinha..(Miguel), Bib~o, 

Zuza (Ninau), Piolim (Batista) e Machadinho. " 

PONTE FRETA: Serafim; Rodrigues-e- Lirretr;· Belenr, Sabilt-eZeca; Cilas; Waldemai, T<!!ias, 

Bruninho e Nardinho. 

GOLS: Cilas (2), Nardinho e Belem. 

PUBLICO: I 
OBS.: Com a vit6ria, a Ponte Freta sagrou-se campeii da Serie Confratemiza9iio Esportiva, em 

comemora9iio a conclusiio da reforma do Estildio do Guarani F. C.. 

DERBI049 
Guarani 2 X 1 Ponte Preta 

DATA: 19/12/1943. 

LOCAL: Estildio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Partida Final do II Tumo do Campeonato Campineiro de 1943. 

AR.BITRO: Silio Del Debio. 

GUARANI: Pela; Nene e Tiziani; Trevisan, Silva e Pavuna; Bibiano, Batista, Zuza, Piolim e 

Machadinho. 

PONTE FRETA: Serafun; Rodrigues e Camargo; Belem, Albino e Nascimento; Waldemar, 

Bruninho, Cilas, Citrino e Nardinho. 

GOLS: Machadinho (2) (GFC), e Cilas (AAPP). 

PUBLICO: I 
OBS.: Na preliminar jogaram Cortume Cantl!sio 2 X 1 Vila Industrial F.C .. 

DERBI050 
Guarani 1 X 2 Ponte Preta 

DATA: 02/07/1944. 

LOCAL: Estildio do Guarani F. C.. 

COMPETI<;:AO: I Turno do Campeonato Campineiro de 1944. 

AR.BITRO: Joao Salim. 

GUARANI: Tito; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Pavuna; Alemiio, Miguelzinho, Zuza, Piolim e 

Machadinho. 
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PONTE PRET A: Serafim; Lineu e Belacosa; Belem, Albino e Geraldo; Cilas, Bruninbo, Tatias, 

Waldemar e Nardinbo. 

GOLS: Cilas e Waldemar (AAPP), e Pavuna (GFC). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, houve empate em 1 a L 

DERBI051 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 0610811944. 

LOCAL: Estitdio do Guarani F. C.. 

COMPETI<;:AO: II Tumo do Campeon~to Campineiro de 1944. 

A:RBITRO: Nestor Soares. 

GUARANI: Cesarino; Nene e Tiziani; Fricote, Silva e Pavuna; Alemao, Beresi, Jorginbo, Piolim e 
Machadinbo. 

PONTE PRETA: Serafim; Lineu e Belacosa; Belm, Albino e Geraldo; Cilas, Bruninbo, Tatias, 

Waldemar e Nardinbo. 

GOLS: Nardinbo (AAPP) e Machadinbo (GFC). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, a Ponte Preta venceu por 1 a 0, go! de 

Annandinbo. 

DERBI052 
Guarani 3 X 1 Ponte Preta 
DATA: 0110711945. 

LOCAL: Estitdio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;:AO: Quinto e Ultimo Jogo do I Tumo do Campeonato Campineiro de 1945. 
ARBITRO: Atilio Grimaldi da F.P.L . 

GUARANI: Cesarino; Nene e Tiziani; Rizada, Silva e Pavuna; Alemao, Andre, Zuza, Piolim e 
Bibiano. · 

PO!'.'TE PRETA: Serafim; Lineu e Stalingrado; Bruninbo, Falco e Nascimento; Cilas, Carlinbos, 

Tatias, Nardinbo e Annandinbo. Tecnico: Osvaldo Brandao. 

GOLS: Alemao, Piolim e Zuza (GFC), e Cilas (AAPP). 

PUBLICO: I 

OBS.: Na preliminar, entre os segundos quadros, o Guarani venceu por 2 a 1, ggls de Paulo Maia e 

Pioli para o Guarani, e Ercilio para a Ponte Preta. 

DERBI053 
Ponte Preta 2 X 3 Guarani 
DATA: 3011211945. 

LOCAL: Estitdio Dr. Horacio Antonio da Costa Ida Mogiana. 

COMPETI<;:AO: Quinto e Ultimo Jogo do II Tumo do Campeonato Campineiro de !945. 

ARBITRO: Agnelo Leonardi da F.P.L 

PONTE PRETA: Serafim; Lineu e Stalingrado; Geraldo, Falco e Nascimento; Cilas, Bruninbo, 

Carlinhos, Waldemar e Annandinbo. Tecnico: Luiz Matoso (Feiti9o). 

GUARAi"Jl: Rene; Ataslio e Tiziani; Felix, Silva e Vergilio; Renatinbo, Louren9o, Luiz Estevam, 

Edgar e Bibiano. 

GOLS: Waldemar e Bruninbo (penalti) (AAPP) e ? (GFC). 

PUBLICO: I 
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OBS.: Na preliminar, entre os aspirantes (antigo "segundos quadros"), houve empate em 1 a 1, 

mas o Guarani, por ter se utilizado de jogadores que niio estavam inscritos, entregou os pontos, 

passando o jogo a ser urn amistoso. 

DERBI054 

Guarani 3 X 0 Ponte Preta 
DATA: 18/08/1946. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: I Tumo do Campeonato Campineiro de 1946 . 

.ARBITRO: Aldo Bernardi da F.P.F .. 

GUARANI: Rene; Nene e Tiziani; Mario, Silva e Pavuna; Bibiano, Zuza, Otavio, Caio ·e 

Nardinho .. 

PONTE PRET A: Barometro; Alcides e Stalingrado; Belem, Nego e Nascimento; Damiiio, 

Bruninho, Lima, Edmir e Armandinho. Tecnico: Jose Agneli. 

GOLS: Otavio (2) e Zuza. 

PUBLICO:/ 

OBS.: Na preliminar, entre os aspirantes, o Guarani venceu tambem por 3 a 0. 0 jogo principal 

niio terminou, sendo interrompido aos 34 minutes do segundo tempo, quando o Guarani marcou 

seu terceiro go!. Os pontepretanos reclamaram muito, pois segundo eles, o segundo go! ja havia 

sido marcado de maneira irregular, tambem em impedimento. 0 autor Sergio Rossi afirma que o 

go! foi "marcado em visivel impedimento, como aconteceu com o segundo go!, conforme atesta a 

reportagem do jomal "A Defesa" do dia 20/8/46" 366 Esse derbi ficou conhecido como o "Derbi do 

Seqiiestro", pois no dia seguinte alguns. torcedores da Ponte Preta, inconformados COIILa.derrota, 

foram a Siio Paulo atras do arbitro Aldo Bernardi para acusa-lo de ter recebido subomo 'do 

Guarani. Em Sao Paulo, Aldo Bernardi negou. Insatisfeitos;·os torcedores levaram o itrbitro-para a 

sede do clube e chamaram urn delegado. Aldo Bernardi continuou negando e foi liberado ... 

DERBI055 
Guarani 2 X 3 Ponte Preta 
DATA: 28/06/1947. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: Sexto Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista da II Divisao _de t\l'47 da FPF 

(ver OBS.). 

ARBITRO: Arthur Cidrin da A.A.F.E.S.P .. 

GUARANI: Pela; Nene e Adriano; Silva, iabasinho e Pavuna; Baia, Piolim, Bambui, Caio e 

Nardinho. 

PONTE PRET A: Serafirn; Alcides e Stalingrado; Nego, Rodrigues e Oscar; Damiao, Bruninho, 

Cacique, Gaiola e Armandinho. Tecnico: Jose Agnelli. 

GOLS: Baia e Piolim (GFC), e, Gaiola (2) e Armandinho (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 46.508,00. 

OBS.: A renda ou arrecada~iio de Cr$ 46.508,00, recorde em jogos de campeonato no interior, 

pertenceu ao Guarani por ser dele o mando do jogo. Era a primeira vez que isso acontecia no 

futebol campineiro. Na preliminar, em partida de amadores, o Guarani venceu o F!uminense por 3 

a 1. A partir desse jogo, Ponte Preta e Guarani passaram a disputar o Campeonato Paulista 

366 ROSSI, Sergio. Histbria da Associa9iio At/erica Ponte Preta- Volume II- !935 a !955.R. Vieira 

Gr.ifica. Carnpinas, SP, 1994, pp. 219. 
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organizado pela Federa~ao Paulista de Futebol (F.P.F.), inicialmente na II Divisiio- sendo esse ano 

de 1947 o primeiro anode dispute- e posteriormente na I Divisiio .. 

DERBI056 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 0511011947. 

LOCAL: Estlidio Dr. Hor.icio Antonio da Costa I da Mogiana. 

COMPETI<;:AO: Quarto Jogo do II Turno do Campeonato Paulista da II Divisiio de 1947. 

ARBITRO: Agnelo Leonardi da F.P.F. (ver OBS.). 

PONTE PRET A: Fia; Alcides e Stalingrado; Nego, Gaspar e Rodrigues; Darniiio, Bruninho, 

Gaiola, Eclmir e Armandinho. Tecnico: Jose Agnelli. 

GUARANI: Sabia; Tiziani e Adriano; Silva, Mario e Pavuna; Renatinho, Miro, Otavio, Piolim e 
Ernestinho. 

GOL: Eclmir 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 46.597,00 

OBS.: A renda de Cr$ 46.597,00 foi recorde. Os arbitros que apitavam os jogos do certame 

estadual, organizado pela FPF, passaram a ser a partir dai enviados pela propria entidade_. 

DERBI 057 
Ponte Preta 2 X 5 Guarani 

DATA: 28104/1948. 

LOCAL: Estlidio Dr. Horacio Antonio da Costa Ida Mogiana. 

COMPETI<;:AO: I Torneio Ta~a Cidade de Campinas (de 1948). 

ARBITRO: Luiz Botini da F.P.F .. 

PONTE PRET A: Fia; Alcides e Stalingrado; Nego, Gaspar e Rodrigues; Damiao, Bruninho, 

Pedrinho, Cacique e Armandinho. Tecnico. Nice-: 
GUARANI: Bizarre; Landinho. e Grita; Gode, Luiz de Almeida e Zico; Alemao, Piolim, Zuza, 

Xavier e Dico. · 

GOLS: Bruninho (2) (AAPP) no 1 T; e, Zuza (2), Alemao (2) e Piolim (GFC). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 40.875,00. 

OBS.: Esse foi o primeiro derbi disputado a noite, com ilumina~ao artificial. 0 jogo ~mbem entrou 

para a hist6ria por ser uma das mais incriveis e folcl6ricas viradas. A Ponte Preta venceu o 

primeiro tempo por 2 a 0. Parecia que para a etapa final, o time alvinegro aumentaria o placar. No 

intervale, o entiio presidente do Guarani, Dr. Romeu Tortima, amea9ou surrar seus jogadores.com 

seu cinto, pois dizia que estava faltando "vergon!Ja na cara" aos seus "comandados". 0 time 

entendeu o recado e voltou para o segundo tempo, virando o jogo e goleando o tradicional rivaL A 
hist6rica goleada e virada resultou na demissao do tecnico pontepretano Jose Agnelli, demitido pelo 

entao envergonhado presidente da Ponte Preta, Ayrton Jose do Couto. 

DERBI058 
Guarani 4 X 3 Ponte Preta 

DATA: 11/0711948. 

LOCAL: Estlidio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:Ao: I Tumo (Serie Preta) do Campeonato Paulista da II Divisiio de 1948. 

ARBITRO: Querubim da Silva Torres. 
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GUARANI: Arlinda; Grita e Vadao; Gode, Luiz de Almeida e Zico; Alemao, Piolim, Zuza, 

Renatinho e Xavier. 

PONTE PRETA: Fia; Alcides e Stalingrado; Negs>, Ga5Ear e Rodrigues; Damiao, Bruninho, 
Gaiola, Vicente e Oliveira. Tecnico: Isaac H. Goldenberg. 

GOLS: Zuza (2), Alemao e Renatinbo (GFC); e, Damiao, Bruninbo e Vicente (AAPP). 

PUBLICO: 3.946 pessoas. 

RENDA: Cr$ 61.532,00. 

OBS.: f 

DERBI059 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 

DATA: 26/09/1948. 

LOCAL: Estadio Moises Lucamrr f Majestos,o. 

COMPETIC::AO: Quinto Jogo do II Tumo (Serie Preta) do Campeonato Paulista da II Divisao de 

1948. 

ARBITRO: Pedro Anunciato Ricci EfcP.F.).. 

PONTE PRET A: Fia; Bruninho e Alcides; Negoii, Pitico e Rodrigues; Damiao, Vicente, Cacique, 

Armandinho e Oliveira. Tecnico: Zeze Procopio (jogador do S.E. Pa!meiras). 

GUARANI: Arlinda; Landinho e Grita; Gode, Luiz de Almeida e Alcides; Alemao, Piolim, Zuza, 

Renatinho e Xavier. 

GOL: Zuza. 

PUBLICO: f 
RENDA: Cr$ 84.350,00. 

OBS.: A renda foi urn recorde em jogos da II Divisiio. Na preliminar, entre os aspirantes, a Ponte 

Preta goleou o Rhodia por 6 a 0. Esse foi o primeiro derbi disputado no Estadio Moises Lucarelli, 

o "Majestoso". 0 primeirojogo no estadio aconteceu no dia 12 de setembro de 1948, em partida 

pelo Campeonato Paulista da II Divisiio tambem. Nesse dia, a Ponte Preta perdeu por 3 a 0 para o 

E.C. XV de Novembro de Piracicaba. Segundo os bugrinos, q_ue precisavam de urna vitoria da 

Ponte Preta, pois disputavam a lideranc;a com o time de Piracicaba, os pontepretanos entregaram o 

jogo, inclusive perdendo dais penaltis, atraves de Gaspar e Gaiola. E urn jog0 lendario e 

considerado urn marco da rivalidade entre as equipes campineiras, e que marcou tambem a 

despedida do goleiro Sera fun da Ponte Preta, qae-atueu l!O time poF muitos anos, · 

DERBI060 
Ponte Preta 3 X 2 Guarani 

DATA: 07/04/1949. 

LOCAL: Estadio Dr. Horacia Antonio da Costa f da Mogiana. 

COMPETIC::AO: II Tomeio Tac;a Cidade de Campinas (de 1949). 

ARBITRO: Vicente de Paula da..F.E..E .. 

PONTE PRETA: Jura; Bruninho e Alcides; Nego II, Pi<Jco e Rodrigues; Reis, Edgar, Pecb.nllo, 

Careca e Armandinho. T ecnico: Zeze Procopio. 

GUARANI: Arlinda; Landinho e Grita; Herbert, Luiz de Almeida e Alcides; Zuza, Bode, Dirceu, 

Renatinho e Vi !alba. 

GOLS: Careca (2) e Reis (AAPP), e Bode (2) (GFC). 

PUBLICO: f 

RENDA: Cr$ 62.115,00. 

318 



OBS.: Jogo notumo. Com a vit6ria, a Ponte Preta sagrou-se, invicta, campea da Ta9a Cidade de 

Campinas, disputada entre Ponte Preta, Guarani e E. C. Mogiana. Na preliminar, entre os 

aspirantes, o Guarani derrotou o E. C. Mogiana por 2 a 0, na disputa da Ta9a Gazeta de S. Paulo. 

DERBI061 
Guarani 2 X 0 Ponte Preta 
DATA: 1010711949. 

LOCAL: Estlidio do Guarani F. C.. 

COMPETI<;:AO: I Tumo (Serie Vermelha) do Campeonato Paulista da II Divisiio de 1949. 
ARBITRO: Mr. Wilfred Lee. . 

GUARA.Nl: Arlindo; Orestes e Grita; Gode, Luiz Almeida e Alcides; Amado, Piolim, Zico, 

Chiquinho e Dirceu. 

PONTE PRETA: Jura; Bruninho e Alcides; Neg_o II, Pitico e Rodrigues; Reis, Edson, Pedrinho, 

Careca e Armandinho. Tecnico: Zeze Procopio. 

GOLS: Dirceu (2, ambos de penalti). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 55.390,00. 

OBS.:/ 

DERBI062 
Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 0911011949. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETIC::AO: II Tumo (Serie Vermelha) do Campeonato Paulista da II Divisao de 1949. 

ARBITRO: Mr. Sunderland. 

PONTE PRETA: Fia; Bruninho e Alcides; Nego II, Gaspar e Rodrigues; Armandinho, Edgar, 

Servilio, Careca e Sahara. Tecnico: Zeze Proc6pio:-

GUARAN1: Arlindo; Orestes e Grita; Gode, Luiz Almeida e Alcides; Amado, Piolim, China, 

Chiquinho e Zico. · 

GOL: China. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 123.630,00. 

OBS.: A renda foi recorde emjogos no interior do estado. 

DERB1063 
Ponte Preta 0 X 2 Guarani 
DATA: 1110511950. 

LOCAL: Estlidio Dr. Horacio Antonio da Costa Ida Mogiana. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo do III Tomeio Ta~ Cidade de Campinas (de 1950). 

ARBITRO: Mario Gardelli da F.P.F.. 

PONTE PRETA: Ducho; Bruninho e Maioral; Nego I, Renato e Rodrigues; Dino, Le1e, Servilio, 

Sahara e Oliveira. Tecnico: Pelegrino Beluomini. 

GUARANI: Arlindo; Orestes e Nene; Benjamin, Luiz de Almeida e Alcides; Dorival, China, Bota, 

Piolim e Dema. 

GOLS: Bota e China. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 94.006,00. 
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OBS.: Jogo noturno. Na prelirninar, entre os aspirantes e pela disputa cia Ta<;:a Gazeta deS. Paulo, 

a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a I, gols de Darniiio (2) (AAPP) e Amado (GFC). 

DERBI064 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 08/0611950. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Terceiro jogo do Ill Torneio Ta<;:a Cidade de Campinas (de 1950). 

ARBITRO: Cirano Parreira Andrade da F.P.F .. 

PONTE PRETA: Fia; Pelado e Stalingrado; Bruninhe;-Reeato e Manduco; Garrido, Le!e; Servilio, 

Sahara e Doriva1. Tecnico: Pelegrino Beluornini. 

GUARANI: Arlindo; Orestes e Nene; Gode, Luiz de Almeida e Alcides; Bota, Renate, China, 

Dema e Dorival. 

GOL: Servilio. 

PUBLICO:/ 

RENDA: Cr$ 83.700,00. 

OBS.: A partida marcou a estreia de Manduco. Na pre!irninar, entre os aspirantes, a Ponte Preta 

venceu o Guarani por 5 a 3, pela disputa cia Ta<;:a Gazeta de S. Paulo. 

DERBI 065 
Guarani 4 X 3 Ponte Preta 
DATA: 29/06/1950. 

LOCAL: Estadio do Guarani F. C .. 

COMPETICAO: Decisao do III Tomeio Ta~a Cidade de Campinas (de 1950). 

ARBITRO: Amaral Sobrinho. 

GUARANI: Arlindo; Orestes e Grita; Benjamin, Luiz de Almeida e Alcides; Dorival, Chiql!inho, 

China, Renate e Ismar. 

PONTE PRET A: Fia; Pelado e Stalingrado; Bruninho, Renate e Manduco; Garrido, Lele, Servilio, 

Sahara e Oliveira. Tecnico: Pelegrino Beluornini. 

GOLS: Servilio (2) e Oliveira (AAPP), e, China (2), Renate e Isrnar (GFC). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 69.124,00. 

OBS.: Com a vit6ria, o Guarani ficou de posse cia Ta<;:a Cidade de Campinas. E a Ponte Preta, 

ap6s veneer seus jogos contra Guarani e E.C. Mogiana entre os aspirantes, ficou de cia Ta<;:a 

Gazeta de S. Paulo. 

DERBI066 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 04/03/1951. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Segundo Jogo do IV Torneio Ta<;:l! Cidade de Campinas (de 1951). 

ARBITRO: Ernesto Alves Machado cia F.P.F .. 

PONTE PRET A: Ciasca; Bruninho e Salvador; Ingles, Pitico e Rodrigues; Noronha, Lele, Isaldo, 

Moacir e Oliveira. Tecnico: Jose Agnelli. 

GUARANI: Arlindo; Herbert e Edmundo; Geraldo, Santo Antonio e Aedo; Dorival, Chuna, Bota, 

Piolim e Perruche. 

GO L: Isaldo. 

PUBLICO: I 
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RENDA: Cr$ 124.705,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, Ponte Preta e Guarani empataram em 1 a 1, gols de Tufi 

(AAPP) e Portinho (GFC), pelo segundo jogo da disputa pela Ta9<1 Gazeta Esportiva. 

DERBI067 
Guarani 0 X 1 Ponte Preta 

DATA: 2210411951. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C.. 

COMPETICAO: Quarto e Ultimo jogo do IV Torneio Ta9<1 Cidade de Campinas (de 1951). 

ARBITRO: Antonio Muzitano da F.P.F .. 

GUARANI: Dirceu; Herbert e Edmundo; Geraldo, Santo Antonio e Alcides; Dorival, Bota, China, 

Piolim e Ismar. 

PONTE PRET A: Ciasca; Bruninho e Salvador; Ingles, Pitico e Rodrigues; Isabelino, Lele, Isaldo, 

Moacir e Agostinho. Tecnico: Jose Agnelli. 

GOL: Isaldo. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ !06.980,00. 

OBS.: Com a vit6ria, a Ponte Preta sagrou-se campeii do IV Torneio Ta~a Cidade de Campinas, 

obtendo 4 vit6rias em 4 jogos. Na preliminar, entre os juvenis, Guarani e Ponte Preta empataram 

emlal. 

DERBI068 
Guarani 2 X 1 Ponte Preta 

DATA: 1210811951. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETICAO: Sexto Jogo do I Turno do Campeonato Paulista de 1951. 

ARBITRO: Gunnar Bjork (sueco). 

GUARANI: Dirceu; Herbert e Turcao; Alcides, Santcu\ntonio e Gamba; Bota, China, Romeu, 

Harry e Maurinho. · 

PONTE PRET A: Ciasca; Bruninho e Salvador; Manuelito, Raul Dias e Ingles; Isabelino, Lele, 

Isaldo, Moacir e Roverio. Tecnico: Jose Agnelli. · · 

GOLS: China e Harry (GFC), e Moacir (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 130.800,00. 

OBS.: 0 goleiro pontepretano Ciasca sentiu-se mal aQ6s E_erder o equilibrio em uma defesa, saindo 

de campo aos 33 rninutos do 1 T. Roverio foi para o go! e perrnaneceu ate os dez primeiros rninutos 

da etapa complementar, quando Ciasca, recuperado, vohou a campo. Na preliminar, entre os 

juvenis, o Guarani ernpatou em 3 a 3 com o Lapis Dois Martelos. 

DERBI069 
Ponte Preta 2 X 2 Guarani 

DATA: 0211211951. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Sexto Jogo do II Turno do Campeonato Paulista de 1951. 

ARBITRO: Jose de Moura Leite. 

PONTE PRET A: Nenem; Bruninho e Salvador; Manue1ito, Raul Dias e Ingles; Isabelino, Lele, 

Isaldo, Moacir e Sabara. Tecnico: Carpino. 
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GUARANI: Dirceu; Amaro e Edmundo; Gode, Santo Antonio e Gamba; Dido, Augusto, Romeu, 
Piolim e Maurinho. 

GOLS: Romeu e Maurinho (GFC), e, lsaldo e Sabarit (AAPP). 

PUBLICO:/ 

RENDA: Cr$ 111.450,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, a Ponte Preta goleou o Ararense por 7 a 1, gols de Paulo 

(3), Marinho (2), Lambari e Neal (AAPP), e Denda (Ararense). 

DERBI070 
Guarani 2 X 1 Ponte Preta 
DATA: 06/04/1952. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C.. 

COMPETI<;:AO: V Tomeio Ta9a Cidade de Campinas (de 1952). 

WITRO: Mario Gardelli da F.P.F.. . 

GUARANI: Dirceu; Nene e Doutor; Gode, Fernando e Gamba; Dido, Augusto, Romeu, China e 

Helio. 

PONTE PRET A: Nenem; Bruninho e Stalingrado (Salvador); Manuelito, Pitico e Ingles 

(Rodrigues); Isabelino, Lanzoninho, Lauro, Lele e Sabara (Roverio). Tecnico: Del Debio. 

GOLS: Romeu e Augusto (GFC), e Manuelito (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 85.750,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, Guarani e Ponte Preta empataram em 1 a !, gols de 

Portinho (GFC) e Pampa (AAPP). 

DERBI071 
Ponte Preta 4 X 2 Guarani 
DATA: 18/05/1952. 

-LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: V Tomeio Ta9a Cidade de Campinas (de 1952). 

WITRO: Jose de Paula da F.P.F .. 

PONTE PRETA: Ciasca; Derem e Salvador (Stalingrado); Manue!ito, Raul Dias e Rodrig'~e: 

Lanzoninho, Atis, Isaldo (Bruninho), Lauro e Sabarir: 'Fecntcc: Del Debio. 

GUARA1'.1: Dirceu; Doutor e Nene; Gode, Garro e Gamba; Dido, Augusto, China, Romeu e Heiio. 

GOLS: Lauro (2), Isaldo e Sabara (AAPP), e, Augusto e China (GFC). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 87.380,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, a Ponte Preta venceu o Guarani por 1 a 0, go! de Paulinho. 

Apesar da derrota, o Guarani sagrou-se campeao do V Tomeio Tac;:a Cidade de Campinas. 

DERBI072 
Ponte Preta 4X 0 Guarani 
DATA: 06/07/1952. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Tomeio Triangular Tac;:a Gazeta Esportiva. 

AR.BITRO: Jose de Moura Leite (F.P.F.). 

PONTE PRET A: Ciasca; Derem e Salvador; Manuelito, Raul Dias e Rodrigues; Lanzoninho 

(Isabelino ), Atis, Lauro, Bruninho e Sabara. Tecnico: Del Debio. 
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GUARANI: Paulo; Saltore e Palante; Gode, Clovis e Gamba; Dido, Augusto, Romeu, Piolim e 

Helio (China). 

GOLS: Atis (3) e Sabarit. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 123.415,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, a Ponte Preta venceu o Bonfim F.C. por 2 a 0. Com a 

vit6ria, a Ponte Preta, que ja vencera o Bangu A. C. (RJ) no dia 29 de junho por 2 a 1, sagrou-se 

campea do tomeio. Esse derbi decidiu a cornpeti<;ao, ja que o Guarani tambem derrotou o Bangu 

A. C. (RJ) por 3 a 1. 

DERBI073 
Ponte Preta 3 X 4 Guarani 

DATA: 0511011952. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Setimo Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1952. 

ARBITRO: Jorge Miguel. 

PONTE PRET A: Ciasca; Derem e Salvador; Manuelito, Raul Dias e Rodrigues; Lanzoninho, 

Sabarit, Isaldo, Bruninho e Roverio. Tecnico: Del :E>ebi-ct. · 
GUARANI: Paulo; Nene e Palante; Gode, Manduco e Gamba; Augusto, China, Romeu, Piolim e 

Dido. 

GOLS: Dido (2), Piolim e China (GFC), e, Isaldo (2) e Rodrigues (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 103.245,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os arnadores, a Ponte Preta venceu o E. C. Mogiana por 2 a l. 

DERBI074 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 2510111953. 

LOCAL: Estadio do Guarani F.C .. 

COMPETI<;:AO: 14• Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1952. 

ARBITRO: Jorge Miguel. 

GUARANI: Dirceu; Herbert e Palante; Nilo, Manduco .. e..~ Nono, Dido.,.B.omeu,.. Piolim e 

Helio. / 

PONTE PRETA: Ciasca; Bruninho e Stalingradu, ·Manuelito,· Pitico e Rodrigues;··Lanzonin\l.o, 

Lauro, Isaldo, Naninho e Jansen. Tecnico: Felix Ma@o. • 

GOLS: Manduco e Nilo (penalti) (GFC) e Lanzoninho e Isaldo (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 81.245,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os veteranos, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0. 

DERBI075 

Ponte Preta 2 X 5 Guarani 

DATA: 2910311953. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Rodada Dupla do Tomeio Quadrangular Campinas-Rio. 

ARBITRO: Jorge Miguel da F.P.F .. 

PONTE PRETA: Ciasca; Bruninho e Stalingrado; Pitico, Lola e Rodrigues; Noca, Arlindo, Atis, 

Zezinho e Airton. Tecnico: Felix Magno. 
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GUARANI: Paulo; Herbert e Palante; Manduco, Clovis e Saraiva; Dido, Nona, Romeu, Piolim e 
Helio. 

GOLS: Dido (2), Nona, Romeu e Piolim (GFC), e, Lola e Zezinho (AAPP). 

PUBLICO:/ 

RENDA: Cr$ 67.225,00. 

OBS.: Na preliminar, o Sao Crist6viio A. C. (RJ) derrotou o America F .C. (RJ) por 2 a l. 0 Sao 

Crist6viio A. C., ap6s tres jogos e tres vit6rias (4 a 0 no Guarani e 1 a 0 na Ponte Preta), sagrou-se 

campeiio do Tomeio Quadrangular Campinas-Rio. Nos outros jogos do certame: Ponte Preta 2 X 1 

America F.C. e Guarani 2 X o America F.C .. 

DERBI076 

Guarani 0 X 3 Ponte Preta 

DATA: 07/06/1953. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI(AO: Tomeio Ta~a Cidade de Campinas e Final dos Festejos de Ina:ugura~ao do 
Estadio Brinco de Ouro da Princesa. · 

AR.BITRO: Joao Etzel (F.P.F.). 

GUARANI: Paulo; Herbert e Palante; Waldir.. (Nilo.), . .lames e Saraiva; Dido, Non.O,- Augusto 

(Romeu), Renato (Piolim) e Araraquara. 

PONTE PRET A: Ciasca; Bruninho--e· Waldir;· Piti:co; Car!:ito· Roberto e Carlin!_ros; Noca, Gatiio 

(Lauro), Nininho, Bibe (Arlindo) e Jansen (Boquita). Tecnico: Felix magno. 

GOLS: Nininho, Pitico (penalti) e Noca. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 164.020,00. 

OBS.: Esse foi o primeiro derbi disputado no Estadio Brinco de Ouro da Princesa. Com a vit6ria, a 

Ponte Preta ficou de posse da Ta~ Porfirio Alfaiate. Na preliminar, entre os amadores, o Guarani 

venceu a Sel~ao dos Bancarios por 3 a l. 

DERBI 077 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 21/06/1953. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI(AO: Tomeio Ta9a Cidade de Campinas. 

ARBITRO: Amleto Richiareli da F.P.F .. 

GUARANI: Dirceu; Herbert e Palante; James, Clovis e Saraiva; Dido, Nona, Romeu Piolim e 

Araraquara. 

PO:N!E PRETA: Ciasca; Bruninho e Waldir; Pitico (Lola), Carlito Roberto e Carlinhos; Noca, 

Nininho, Bibe (Nobile) e Jansen. Tecnico: Felix Magno. 

GOLS: Dido (GFC) e Nininho (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 96.340,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0. 

DERBI078 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 

DATA: 13/09!1953 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COiYIPETI<;:AO: Decimo Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1953. 
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ARBITRO: Pedro Cali!. 
GUARANI: Dirceu; Waldir e Manduco; Jates, Clovis e Saraiva; Dido, None, Romeu, Renato e 
Isinar. 
PONTE PRETA: Ciasca; Bruninho e Waldir; Pitico, Carlito Roberto e Lola; Fria<;a, Gatao, 
Nininho, Bibee Jansen. Tecnico: Nico. 
GOLS: I 
PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 74.590,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, o Guarani venceu o D. Bosco por 4 a I. 

DERBI079 

Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 31/0l/1954. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 
COMPETI<;:AO: 13° Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1953. 

ARBITRO: Joao Etzel. 
PONTE PRETA: Ciasca; Bruninho e Waldir; Pitico, CaFlito Roberto e Lola; Noca, Arlindo, 
Nininho, Bibe e Carlinhos. 
GUARANI: Dirceu; Waldir e Palante; James, Clovis e Saraiva; Dido, Renato, Romeu, Piolim e 
Ismar. 
GOL: Renato. 
PUBLICO: 
RENDA: Cr$ 101.300,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os veteranos, Ponte Preta e Guarani empataram em l a 1. 

DERBIOSO 

Guarani 0 X 4 Ponte Preta 

DATA: 2210811954. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
COMPETI<;:AO: Segundo Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1954. 

ARBITRO: Pedro Cali!. 
GUARANI: 'Paulo; Herbert e Manduco; James, Clovis e Saraiva; Dido, Renato, Augusto, Piolim e 
Ismar. Tecnico: Conrado Ross. 
PONTE PRET A: Andu; Bruninho e Waldir; Lola, Car lito Roberto e Carlinhos; Noca, Baltazar, 
Nininho, Bibe e Jansen. T ecnico: Moacyr de Moraes. 
GOLS: Nininho (2), Baltazar e Noca. 
EXPULSAO: Lola (por jogo violento) aos 22'2T. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 127.480,00. 

OBS.: Noca, descontente com a expulsao de Lola-; em represalia e com ironia, chegou a sentar na 
bola. 

DERBI081 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 1310211955 
LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 
COMPETI<;:AO: 13° e Ultimo Jogo do II Turno do Campeonato Paulista de 1954. 

ARBITRO: Joiio Etzel Filho. 
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PONTE PRETA: Andu; Derem e Waldir; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Noca, Baltazar, 

Nininho, Bibee Jansen. Tecnico: Moacyr de Moraes. 

GUARANI: Paulo; Dalmo e Palante; James, Clovis e Henrique; Dido, Fifi, Romeu, Piolim e Ismar. 

Tecnico: Adi Zakia. 

GOL: Bibe. 

PUBLICO: 6.989 pessoas. 

RENDA: Cr$ 100.860,00. 

OBS.: A Ponte Preta, que fica~> <:effi-a selG&pesivae·e-5e*ta··melhor renda ele-ce~tame;-tambem 

obteve o recorde de renda em Campinas, em partida contra o S.C. Corinthians P.. · 

DERBI082 
Guarani 5 X 1 Ponte Preta 
DATA: 2810811955. 

LOCAL: Estidio Brinco de Ouro eta-Princesa. 

COMPETI<;:AO: Quarto Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1955. 

A.RBITRO: Pedro Cali!. 

GUARANI: Paulo; Valdir e Palante; Piolim, Dalmo e Henrique; Dido, Augusto, Cesar, Vilalobos e 

Velasques. 

POJ:-.'TE PRET A: Darci; Derem e Lind6ia; Pitico, Riberto e Carlinhos; Noca, Baltazar, Nininho, 

Bibee Fria9a. Tecnico: Moacyr de Moraes. 

GOLS: Vasques (2), Augusto (2) e Cesar (GFC), e Nininho (AAPP). 

P(JBLICO: I 

RENDA: Cr$ 94.805,00. 

OBS.:I 

DERBI 083 
Ponte Preta 2 X 0 Guarani 
DATA: 1111211955. 

LOCAL: Estidio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Nono Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1955. 

A.RBITRO: Martim di Fierro. 

PONTE PRET A: Andu; Bruninho e Derem; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Noca, Nininho, 

Baltazar, Bibee Fria9a. Tecnico: Jim Lopes. 

GUARANI: Paulo; Valdir e Palante; James, Dalmo e Henrique; Fifi, Augusto, Cesar, Vilalobos e 

lsmar. 

GOLS: Noca e Baltazar. 

EXPULSAO: Noca (por desacatar o arbitro) no 2T. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 127.980,00. 

OBS.: I 

DERBI084 

Guarani 4 X 3 Ponte Preta 
DATA: 1810311956. 

LOCAL: Estidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Ta9a Amizade- Serie Mellior de Tres. 

A.RBITRO: Manoel Mir6 da F.P.F. 
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GUARANI: Nicanor; Waldir e Dalmo; James, Joe e Henrique; Portinho, Augusto, Bene (Cesar), 

Vilalobos e Vasques (Ismar). Tecnico: Aristides Pedro da Silva (V8). 

PONTE PRET A: Ciasca (Andu); Bruninho e Derem; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Noca 

(Nininho), Nono, Baltazar, Bibee Fria9<1. Tecnico: Nico. 

GOLS: Augusto (3) e Bene (GFC), e, Nono, Baltazar e Bibe (AAPP). 

PUBLICO: f 

RENDA: Cr$ 45.956,00. 

OBS.:/ 

DERBI085 
Ponte Preta 3 X 1 Guarani 
DATA: 25/03/1956. 

LOCAL: EsUidio Moises Lucarelli f Majestoso. 

COMPETI<;AO: Ta9<1 Amizade - Serie Melhor de Tres. 

ARBITRO: Paulo Sim5es da F.P.F .. 

PONTE PRETA: Andu; Bruninho e Derem; Pitico, Caflito- Roberto e Lindoia; Noca (Paulinho), 

None, Baltazar, Bibee Fria9<1. Tecnico: Nico. / 

GUARANI: Paulo; Waldir e Dalmo; James, Joe e Henrique; Fifi, Augusto, Bene, Vilalobos e 

Vasques (Isinar). Treinador: Aristides Pedro da Silva (V8). 

GOLS: Baltazar (2) e Noca (AAPP), e Ismar (GFC). 

PUBLICO: f 
RENDA: Cr$ 56.587,50. 

OBS.: f 

DERBI 086 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 20/05/1956. 

LOCAL: EsUidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;AO: Ta9a Amizade- Final da Serie rvie!hor de Tres. 

ARBITRO: Pedro Cali! da F.P.F .. 

GUARANI: Paulo; Dalmo e Palante; Nelson Faria, James e Henrique; Fifi, Au~sto, Bene, 

Vilalobos e Ismar. Tecnico: Filpo Nunes. 

PONTE PRET A: Andu; Bruninho e Derem; Pitico, Carlito Roberto e Lindoia; Noca, Nininho 

(Paulinho), Baltazar, Bibee None. Tecnico: Gilson Silva. 

GOLS: f 

PUBLICO: f 

RENDA: Cr$ 58.975,00. 

OBS.: A Serie Melhor de Tres terminou empatada, com cada equipe vencendo uma vez, alem desse 

empate, totalizando cada time tres pontos. Na preliminar, entre os juvenis, o Guarani venceu a 

Ponte Preta por 2 a 1, em partida valida pela final do Tomeio lnicio do Campeonato Campineiro 

da Liga Campineira de Futebol. 

DERBI087 
Ponte Preta 1 X 2 Guarani 
DATA: 12/08/1956. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli f Majestoso. 

COMPETI<;AO: Nono Jogo da Fase de C!assifica9iio do Campeonato Paulista de 1956. 

ARBITRO: Harry Davis. 
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PONTE PRETA: Andu; Derem e Pirani; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Noca, Ayrton, 

Baltazar, Bibe e Adamastor. T ecnico: Gilson Silva. 
GUARANI: Paulo; Waldir I e Waldir II; James, Dalmo e Henrique; Vilalobos, Augusto, Cesar, 
Elson e Fifi. Tecnico: Filpo Nunes. 

GOLS: Vilalobos (penalti) e Cesar (GFC), e Ayrton (AAPP). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 210.518,00. 

OBS.:I 

DERBI088 
Guarani 3 X 1 Ponte Preta 
DATA: 0911211956. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Setimo Jogo Da Serie Branca do I Tumo do Campeonato Paulista de 1956. 
A.RBITRO: Mario Nogueira. 

GUARANI: Ademar; Dalmo e Waldir II; Joe, Waldir. Le Heqrique; Vilalobos, Cesar, Nito, 

Edgarzinho e Vasques. Tecnico: Joao Lima. 

PONTE PRET A: Sidney; Bruninho e Derem; Pitiro,- €arlito Roberto e Lindoia; -:1\.damastor, 

Ayrton, Paulinho, Bibee Baltazar. Tecnico: Nico. 

GOLS: Nito (2) e Vilalobos (GFC), e Ayrton (penalfi) (AAPP). 
PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 88.565,00. 

OBS.:I 

DERBI089 
Ponte Preta 4 X 1 Guarani 
DATA: 1310111957. 

LOCJ).L: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Terceiro Jogo da Serie Branca do II Tumo'do Campeonato Paulista de 1956. 

A.RBITRO: Catao Montez Jimior. 

PONTE PRET A: Andu; Bruninho e Pirani; Pi~ Cmito Reberto e CarliBOOs;- Eoo, Gils~n, 

Paulinho, Bibee Baltazar. Tecnico: Nylton Cardoso. ~ 

GUARANI: Ademar; Dalmo e Waldir II; Joe, Nelson faria e Waldir I; Vilalobos, Cesar, Nito, 

Edgarzinho e Ferrari. 

GOLS: Gilson, Paulinho, Bibee Eno (AAPP), e Vilalobos (penalti) (GFC). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 86.060,00. 

OBS.: Nylton Cardoso era filho do tecnico Gentil Cardoso, que treinaria a Ponte Preta em 1960. 

Nesse ano, Gentil Cardoso dispensaria o jogador Pitico. A mae de Pitico ficou muito irritada e 

magoada com a atitude do tecnico e, como vingan93, rogou "praga" na Ponte Preta, enterrando em 

seu campo urn sapo. Como a Ponte Preta, nesse ano caiu para a II Divisao do Campeonato 

Paulista e por !a ficou dez anos, a irnprensa em Campinas, principalmente com Ferdinando 

Panattoni, que criou a lenda do "sapo", se aproveitou do ocorrido para explorar como noticia e 

dizer que a Ponte Preta caira e permanecera nove anos na II Divisao devido a praga rogada pela 

ntae de Pitico, da familia Alves. 

DERBI090 
Ponte Preta 1 Xl Guarani 
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DATA: 1510511957. 
LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 
COMPETH;:Ao: Tas:a Amizade- Ta9a Banco Seguranya. 
A:R.BITRO: Norberto R. de Palma da F.P.F .. 
PONTE PRETA: Andu; Bruninho e Derem-; Pitice, Gaflit.<:>-ROOerto e Carlinhos; Noca; Ayrton, 
Paulinho, Bibee Adamastor. Tecnico: Jose Agnelli. 
GUARANI: Nicanor; Waldir I e Salvio; Dalmo, Joe e Bene; Fria9a, Fifi, Vilalobos, Bene e Jansen. 
GOLS: Bibe (AAPP) e Vilalobos (GFC). 
PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 62.680,00. 
OBS.:I 

DERBI091 
Guarani 3 X 0 Ponte Preta 
DATA: 19/0511957. 
LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
COMPETI<;:AO: Taya Amizade- Ta9a Banco Segurans:a. 
AR.BITRO: Mario Nogueira da F.P.F .. 
GUARANI: Nicanor; Waldir e Salvio; Dalmo, Joee Rem>: Eria9a,..Fifi, Vilalobos., Bene..e..Janse_n. 
PONTE PRET A: Andu; Bruoinho e Derem; Esnel, Pitico e Carlinhos; Noca, Ayrton, Oscarlina, 
Bibee Adamastor (Paulinho). Tecnico: Jose Agnelli:-
GOLS: F ria9a (2) e Bene. 
PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 61.470,00. 
OBS.:I 

DERBI 092 
Guarani 1 X 2 Ponte Preta 
DATA: 1110811957. 
LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
COMPETI<;:AO: Decimo Jogo do Tomeio de Classifica9ao do Campeonato Paulista de 1957. 
AR.BITRO: Catao Montez Jlinior. 
GUARANI: Nicanor; Gon9alves e Bene; Dalmo, Joe e Bassu; Frias:a, Fifi, Vilalobos, Bene e 
Jansen. 
PONTE PRET A: Fernandes; Bruoinho e Pirani; Esnel, Carlito Roberto e Vi lela; Paulinho, Ayrton, 
Nininho, Bibee Noca. Tecnico: Jose Agnelli. 
GOLS: Noca (go! olimpico) e Nininho (AAPP), e Jansen (GFC). 
PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 200.910,00. 
OBS.:/ 

DERBI093 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 
DATA: 0810311958. 
LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
COMPETI<;:AO: Taya Amizade- Ta9a Banco Seguran9a. 
A:R.BITRO: Elias Assad Simao da F.P.F .. 
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GUARANI: Nicanor; Waldir e Cinzeiro; Ntllio, Pacheco e Bassu; Vilalobos, Fifi, Fria9a, Bene e 

Jansen. 

PONTE PRETA: Waldir; Derem e Pirani; Wilse, Pitico e Carlinhos; Nelsinho, Ayrton, 

Washington (Paulinho), Bibee Colombo. Tecnico: Jim Lopes. 

GOLS: Cinzeiro (contra) e Paulinho (AAPP), e, Fria9a e Fifi (GFC). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 129.240,00. 

OBS.: A Ta~ Amizade, oferta do Banco Seguran~ ficou de posse do Guarani, depois de dois 
empates e uma vit6ria bugrina. 

DERBI094 
Guarani 1 X 4 Ponte Preta 
DATA: 1010811958. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro cia Princesa. 

COMPETI<;:AO: 12° Jogo do I Turno do Campeonato P"aulista de 1958. 

ARBITRO: Joiio Etzel Fillio. 

GUARANI: Nicanor; Waldir e Bene; Bene, Gon9alves e Bassu; Geraldo, Fifi, Fria9a, Vilalobos e 

Boquita. Tecnico: Airton Moreira. 

PONTE PRET A: Nino; Bruninho e Derem; Wilse, Pitico e Vilela; Eno, A yrton, Paulinho, Bibe e 

Nelsinho. Tecnico: Luizinho. 

GOLS: Nelsinho (2), Ayrton e Paulinho (AAPP), e Vilalobos (GFC). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 215.410,00. 

OBS.:I 

DERBI 095 
Ponte Preta 2 X 2 Guarani 
DATA: 0711211958. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: 16° Jogo do II Turno do Campeonato Paulista de 1958. 

ARBITRO: Juan Lorenzo Castaldi. 

PONTE PRETA: Nino; Derem e Waldir; Wilse, Pitico e Vilela; Nelsinho, Ayrton, Paulil'.ho, Bibe 

e Adarnastor. Tecnico: Nico. 

GUARANI: Valter; Waldir e Bidon; Antonio Rosa, Gon9alves e Bene; Fria9a, Fifi, Vilalobos, 

Bene e Boquita. 

GOLS: Ayrton e Nelsinho (AAPP), e, Fifi e Fria9a (GFC). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 136.300,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis, a Ponte Preta venceu o Primavera por 1 a 0. 

DERBI096 
Guarani 3 X 2 Ponte Preta 
DATA: 0310211959. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro cia Princesa. 

COMPETI<;:AO: Ta~ Amizade. 

ARBITRO: Abilio Ramos (F.P.F.). 

GUARANI: Walter; Salvio e Bidon; Antonio Rosa, Valdir e Bene; Ferrari, Fifi, Vilalobos 

(Aramis), Bene e Fria9a. 
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PONTE PRET A: Ciasca; V ani e Derem; Wilse, Pitico e Carlinhos; Eno (Nelsinho ), Paulinho, 

Celio (Ayrton), Bibee Adarnastor. Tecnico: Luizinho. 

GOLS: Fifi (2) e Ferrari (GFC), e, Celio e Paulinho (AAPP). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 65.600,00. 

OBS.:I 

DERBI097 
Ponte Preta 2 X 1 Guarani 
DATA: 2910311959. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;AO: Ta9a Amizade. 

ARBITRO: Fatore Euclides Rosa (F.P.F.). 

PONTE PRETA: Nino; Vani e Derem; Wilse; Pitieo e-G~ Cesar, Sandoval fAatoninho), 

Paulinho, Bibe e Silvio. Tecnico: Nico. 

GUARANI: Walter; Lopes e Bidon; Beluomini, Bad"e e B"ene; P"ortinho, Fifi, _Paulo, Vilatobos e 

Goiano. 

GOLS: Paulinho e Antoninho (AAPP), e Fifi (GFC). 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 87.480,00. 

OBS.:I 

DERBI098 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 3110511959. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Segundo Jogo do I Tumo do Campeonato P"autisra de 1959. 

AR:BITRO: Francisco Moreno. · 

GUARANI: Nicanor; Beluomini e Bidon; Valdir, Eraldo e Piracicaba; Paulo Leao, Fifi, Rodrigo, 

Leal e Goiano; Tecnico: Begliomini. 

PONTE PRETA: Nino; Derem e Pirani; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Nivaldo, Paulinho, 

Celio, Lori e Antoninho. Tecnico: Manoel Pessanha. 

GOLS: I 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 231.950,00. 

OBS.:I 

DERB1099 

Ponte Preta 1 X 2 Guarani 
DATA: 2511011959. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Quinto Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1959. 

ARBITRO: Stefun Walter Glanz. 

POl\'TE PRET A: Nino; Bnminho e Derem; Pitico, Carlito Roberto e Carlinhos; Nivaldo, Celio, 

Paulinho, Atis e Gamba. Tecnico: Carlito Roberto. 

GUARANI: Dimas; Beluomini e Ditinho; Valter, Eraldo e Bombinha; Zinho, Fifi, Rodrigo, Bene e 

Do rival. 

GOLS: Bene e Rodrigo (GFC), e Paulinho (AAPP). 
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PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 171.580,00. 
OBS.: I 

DERBI 100 
Guarani 6 X 0 Ponte Preta 
DATA: 0510611960. 
LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Amistoso. 
AR:BITRO: Anacleto Pietrobom. 

GUARANI: Dimas; Ferrari e Carlao; Valter, Eraldo e Diogo; Dorival (Dido), Marim, Cabrita 

(Paulo Leiio), Bene e Osvaldo. Tecmco: Renganeschi. 

PONTE PRET A: Valter; Darci Santos e Esmeraldo; Miltinho, Pitico e Ilzo; Alcides (Nivaldo), 

Paulinho (Zezinho), Nilson, Silvio e Joubert. Tecnico: Gentil Cardoso. 

GOLS: Bene (2), Cabrita, Osvaldo (2) e Paulo Leao. 

PUBLICO:/ 
RENDA: Cr$ 359.325,00. 

OBS.:I 

DERBI 101 
Ponte Preta 3 X 2 Guarani 

DATA: 2110811960. 
LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. · 

COMPETI<;:AO: 14° Jogo do I Turno do Campeonato Paulista de 1960. 

AR:BITRO: Stefan Walter Glanz. 
PONTE PRET A: Nino; Ivan e Bidon; Ascendino, Miltinho e Darci; Santos, Nivaldo, Paulinho, 

Paulo, Joaozinho e Romeu. Tecnico: Gentil Cardoso-: 

GUARANI: Nicanor; ferrari e Ditinho; Valter, Eraldo e Diogo; Dorival, Ilton, Cabrita, Bene e 

Osvaldo. 
GOLS: Paulo (2) e Paulinho (AAPP), e, Ilton e Cabrita (GFC). 

PUBLICO: 10.753 pagantes. 

RENDA: Cr$ 593.230,00. 

OBS.: Estabeleceu-se nessa partida recorde de reada-e-p~Q ern derbis. 

DERBI 102 
Guarani 3 X 0 Ponte Preta 
DATA: 25/09/1960. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
COMPETI<;:AO: Terceiro Jogo do II Turno do Carnpeonato P~ulista de 1960. 

AR:BITRO: Olten Aires de Abreu. 

GUARANI: Dimas; Ferrari e Ditinho; Valter, Eraldo e Bene; Dorival, Ilton, Cabrita, Bene e 

Osvaldo; Tecmco: Renganeschi. 

PONTE PRETA: Nino; Ivane Tome; Wilse, Miltinho e Ilzo; Nivaldo, Paulinho, Paulo, Alcides e 

Romeu. Tecnico: Gentil Cardoso. 

GOLS: Cabrita (2) e Osvaldo (penalti). 

PUBLICO:/ 
RENDA: Cr$ 473.290,00. 

OBS.: f 
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DERBI 103 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 2410711966. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo da Ta9a Amizade. 

ARBITRO: Etelvino Rodrigues. 

PONTE PRETA: Piveti; Nunes, Egidio e Geralckr Spana; Celino e Beto; Walter, Capeloza, 

Orlando (Ademir), Joaquinzinho (Ze Francisco) e Jonas. Tecnico: Sidney Cotrin. · "" 

GUARANI: Dimas; Deleu, Tarciso e Cido; Nene e Cidinho; Joaozinho, Nelsinho, Crist6vao, 

Arnerico e Wagner (Vado). Tecnico: Gode. 
GOL: Capeloza. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 7.888.500,00. 

OBS.: Houve uma interrup9ao de varios anos na disputa da Ta9a Amizade, que nesse ano voltou a 

ser disputada numa melhor de 4 pontos. 

DERBI 104 
Guarani 2 X 1 Ponte Preta 

DATA: 2710711966. 

LOCAL: Estiidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Segundo e Ultimo Jogo da Ta9a Alnizade. 

ARBITRO: Etelvino Rodrigues. 

GUARANI: Dimas; Deleu, Tarciso e Cido (Diogo); .Nene e Cidinho; Joiiozinho, Nelsinho, 

Crist6vao (Vasco), Arnerico e Wagner (Vado). Tecnico: Gode. 

PONTE PRETA: Piveti; Nunes, Egidio GeraldcrScotto; Celino e Beto; Walter, Eapeloza; Orlando, 

Joaquinzinho (Leal) e Jonas. Rodrigues, Joacwinzinho e Jonas. Tecnico: Sidney Cotrin. -

GOLS: Orlando (AAPP) e, Nelsinho e Joaozinho (GFC). 
PUBLICO: I . 

RENDA: Cr$ 4.917.000,00. 

OBS.: Essa partida aconteceu a noite. Somando as duas Eartidas, houve empate naTa~ Amizade, 

uma vit6ria para cada time. Nao houve desempate. 

DERBI 105 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 

DATA: 30/llll969. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo da Ta93 Amizade da ACEC. 
ARBITRO: Vilmar Serra. . . 

GUARANI: Tobias; Marcos, Cidinho, Beto e Wilson; Helio Giroli (Capeloza) e Milton; Carlinhos, 

Ladeira (Vanderlei), Sergio e Wagner. 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson, Samuel, Araujo e Luizinho; Teodoro e Roberto Pinto (Sergio 

Moraes); Alan, Dicii, Djair e Adilson (Zezinho). Tecnico: Ze Duarte. 

GOLS:I 

PUBLICO: I 

RENDA: NCr$ 26.186,00. 

OBS.: I 
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DERBI106 

Ponte Preta 2 X 2 Guarani 
DATA: 0711211969. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Segundo e Ultimo Jogo da Ta9a da Amizade da ACEC. 

AR:BITRO: Wilmar Serra. 

PONTE PRET A: Wilson; Nelson, Samuel, Arauje-e-b~; T~oro e Re9erto Pinto; Al;m, 

Dica, Djair e Adilson. T ecnico: Ze Duarte. -

GUARANI: Tobias; Marcos, Cidinho, Beto (Gua9u) e Wilson; Helio Giroli e Milton; Wagner, 

Ladeira, Sergio (Vanderlei) e Caravetti. 

GOLS: Roberto Pinto (2) (AAPP) e, Milton e Vanderlei (GFC). 

PUBLICO: I 
RENDA: NCr$ 17.887,00. 

OBS.: Ap6s duas partidas e dois empates, niio houve desempate daTa~ da Amizade. 

DERB1107 

Ponte Preta 0 X 0 Guarani 
DATA: 15/0211970. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Sexto Jogo do I Tumo, Fase de Ciassifica~iio, do Campeonato Paulista de 1970. 

ARBITRO: Emidio Marques Mesquita. 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson, Samuel;- AF~ e Santos; Teodoro e Roberto P.ffito. (Sergio 

Moraes); Alan, Dica, Manfrini e Adilson. Tecnico: Ze Duarte. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Cidinho, Beto e Cido; Helio Giglioli e Milton; Sergio, Capeloza, 

Wanderlei e Caravetti. 

GOLS: I 
PUBLICO: I 
RENDA: NCr$ 42.802,00. 

OBS.:I 

DERBI 108 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 1910411970. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Sexto Jogo do II Tumo, Fase de Classifica9iio, do Campeonato Paulista de 1970. 

AR:BITRO: Dulcidio Wanderlei Boschilia. 

GUARANI: Tobias; Cido, Cidinho, Beto e Ferrari; Helio e Milton; Jorge (Vag_11er), Sergio 

(Ladeira), Wanderlei e Caravetti. Tecnico: Armando Renganeschi. i 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson, Samuel, Geraldo Spana e Santos; Teodoro e Roberto Pinto; 

Alan, Manfrini (Nelson II), Dica e Adilson. Tecnico: Cilinho. 

GOLS: Milton (GFC) e Alan (AAPP). 

PUBLICO: I 

RENDA: NCr$ 27.154,00. 

OBS.: I 

DERBI 109 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 12/0711970. 
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LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Quarto logo da Fase Final do I Tumo do Campeonato Paulista de 1970. 

ARBITRO: Aldo Anibal Oviedo. 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson, Samuel, Henrique e Santos; Teodoro e Roberto Pinto; Alan, 

Manfrini (Nelson m, Dica e Adilson. Tecnico: Cilinho: 

GUARANI: Tobias; Wilson, Cidinho, Tininho e Ferrari; Helie (Dante) e Milton Santos; Wagner, 

Ladeira, Wanderlei (Sergio) e Caravetti. 

GOLS: Nelson. 

PUBLICO: I 
RENDA: NCr$ 64.959,00. 

OBS.: I 

DERBillO 
Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 1910811970. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Quarto logo da Fase Final do II Tumo do Campeonato Paulista de 1970. 

ARBITRO: Aldo Anibal Oviedo. . 

GUARANI: Tobias; Wilson, Cidinho, Tininho e Ferrari (Cido); Helie e Milton; Vagner, Ladeira, 

Wanderlei e Caravetti (Sergio). 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson (Vicente), Samuel, Araujo (Nelson Oliveira) e Santos; Teodoro e 

Roberto Pinto; Alan, Dicit, Manfrini e Adilson. Tecnico: Cilinho. 

GOLS: Wanderlei (2) (GFC) e, Manfrini e Adilson (AAPP). 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 49.574,00. 

OBS.:I 

DERBI111 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 2810311971. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Quinto logo do I Tumo do Camp·eonato Paulista de 1971. 

ARBITRO: Armando Marques. -

GUARANI: Tobias; Osvaldo Ctmha, Tininho, Amaral e Wilson; ze. Ito e Dante; Carlinhos, Patito, 

Baba e Caravetti. ' 

PONTE PRETA: Wilson; Nelson, .Samuel, Wald:ir e S~; Teodoro e Mosca; Alan, Dica, 

Manfrini e Adilson. 

GOL: Manfrini. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 79.000,00. 

OBS.:I 

DERBI 112 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 2010611971. 

LOCAL: Est:adio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Decima Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1971. 

ARBITRO: Jose Olimpio Clemente de Oliveira. 
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PONTE PRETA: Wilson; Nelson, Samuel, Waldir e Santos; Teodoro e Mosca; Alan, Dica, Pedro 

Paulo (Ditinho) e Adilson (Manfrini). 

GUARANI: Carlos; Wtlson, Alberto, Amaral e Bezerra; Flamarion e Dante; Carlinhos, Paulo 

Cesar (Ladeira), Claitop e Ze Ito (Eli). 

GOL: Dica. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 25.832,00. 

OBS.:I 

DERBI113 
Guarani 1 X 0 Ponte Preta 

DATA: 2010211972. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Tomeio Laude Nate!. 

ARBITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Moacir, Alberto e Bezerra; Flamarion e Alfredo; Bamabe 

(Carlinhos), Eli (Dante), Washington e Mingo. 

PONTE PRETA: Wilson; Gali, Dag_oberto, W.aldir e Santos; Chicao e Serginl!o; Pauliriho 

(Mosca), Ditinho, Manfrini e Tuta (Adilson). Tecnico: Cilinho. 

GOL: Mingo. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 93.850,00. 

OBS.:I 

DERBI114 
Ponte Preta 0 X 0 Guarani 

DATA: 0510311972. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Primeiro Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1972. 

A.RBITRO: Armando Marques. 

PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali (Marinho), Dagoberto, Waldir e Santos; Chicao e Dica; 

Ditinho, Manfrini, Mosca (Lelo) e Tuta. Tecnico: Cilinho-.-

GUARAl'II: Tobias; Wilson, Moacir, Alberto e Bezerra; Flamarion e Alfredo; Carlinhos, Eli 
(Dante), Clayton e Mingo. 

GOLS:I 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 71.863,00. 

OBS.: I 

DERBI115 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 

DATA: 1610711972. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Primeiro Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1972. 

A.RBITRO: Jose Favile Neto. 

GUARANI: Carlos; Wilson, Bo, Alberto e Bezerra; Flamarion e Dante (Alfredo); Bamabe, 

Clayton, Ze Ito e Mingo (Nene). 
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PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali, Dagoberto, Waldir e Santos; Ferreirinha (Serginho) e Dica; 

Ditinho, Waldomiro (Paulinho), Manfrini e Tuta. Tecnico: Rubens Minelli. 

GOLS:I 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 63.481,00. 

OBS.:I 

DERBI 116 
Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 0410211973. 

LOCAL: Estildio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Fase Eliminat6ria do Tomeio Laudo Nate!. 

ARBITRO: Jose Favile Neto. 

PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali, Araujo, Gera\00 e Lu~; Chicii.o e-Sergffihe; Ditinho, 

Mosca, Waldomiro (Pedro Paulo) e Tuta. Tecnico: Alfredo Ramos. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Alberto, Amaral e Bezerra; Ednaldo (Joaozinho) e Alfredo; Jader, Ze 

Ito, Clayton e Mingo (Eli). 

GOL: Mosca. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 69.919,00. 

OBS.: Com a vit6ria, a Ponte Preta eliminou o Guarani do Tomeio Laudo Nate!. 

DERBI117 
Ponte Preta 0 X 2 Guarani 
DATA: 1310511973. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Decimo Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1973. 

ARBITRO: Jose Favile Neto. 

PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali, Araujo, Geraloo.e Walter; Chicii.o e Serginho ~a!OOmiro); 

Pedro Paulo, Tales, Adilton e Tuta (Ditinho).Tecnico: Alfredo Ramos. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Amaral, Alberto e Be-zerra; F1amarion e Alfredo; Jader,·Washington, 

Clayton e Mingo. 

GOLS: Mingo e Alfredo. 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 137.256,00. 

OBS.:I 

DERBI118 
Ponte Preta 2 X 1 Guarani 
DATA: 1710611973. 

LOCAL: Estildio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Quinto Jogo (l)ltimo da Serie) da Serie B (Interior) da Ta~a Cidade de Sao 

Paulo. 

ARBITRO: Jose Favile Neto. 

PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali, Araujo, Geraldo e Walter; Chicao e Serginho; Paulinho 

(Pedro Paulo), Tales, Adilton (Waldomiro) e Tuta. Tecnico: Silvio Pirilo. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra; Alfredo e Ze Ito (Eduardo); Jader, 

Washington, Clayton e Darci (Bamabe). 
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GOLS: Adilson e Serginho (AAPP), e Bezerra (penalti) (GFC). 

PUBLICO: 6.849 pagantes . 

. RENDA: Cr$ 46.528,00. 

OBS.: 0 Guarani foi eliminado do certame. 

DERBI 119 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 2910711973. 

LOCAL: Estitdio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Quinto Jogo do II Turno do Campeonato Paulista de 1973. 

A:RBITRO: Jose Favile Neto. 

GUARANI: Tobias; Wilson, Amaral, Moacir e Bezerra; Flamarion e Alfredo; Bamabe, Lola, 

Washington (Clayton), Jader (Ze Ito). 

PONTE PRETA: Valdir Peres; Gali, Araujo, Geraldo e Walter; Chidio e Serginho; Tales, Adilton 

(Marquinho ), Mosca e T uta (Pedro Paulo). 

GOLS: I 

PUBLICO: I 

RENDA: Cr$ 117.000,00. 

OBS.:I 

DERBI 120 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 1810811974. 

LOCAL: Estitdio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Terceiro Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1974. 

A:RBITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. -

GUAR.At'II: Tobias; Odair, Estevam, Amaral e Claudio; Flamarion e Alfredo; Hamilton Rocha, 

Jarbas, Washington e Mingo (Darci). 

PO"I'<'TE PRET A: Carlos; Marquinho (Vulca), Oscar, Ze Luiz e Walter; Serelepe e Serginho; 

Brinda, Valtinho, Waldorniro (Ze Roberto) e Tuta. Tecnico: Ilzo Neri. 

GOLS:I 

PUBLICO: 18.751 pagantes. 

RENDA: Cr$ 172.687,00. 

OBS.:I 

DERBI 121 

Ponte Preta 0 X 1 Guarani 
DATA: 2711011974. 

LOCAL: Estitdio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: 

A:RBITRO: Armando Marques. 

PONTE PRET A: Carlos; Jair, Oscar, Ze Luiz e Walter; Serelepe e Serginho; Paulinho, Valtinho, 

Waldomiro (Ze Roberto) e Tuta. Tecnico: Lilo. 

GUARANI: Tobias; Odair (Mauro), Joaozinho, Amaral e Claudio; Flamarion e Alexandre; 

Afriinio, Davi, Itamar e Mingo. 

GOL: Davi. 

PUBLICO: I 
RENDA: Cr$ 97.326,00. 
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OBS.: I 

DERBI 122 

Ponte Preta 0 X 2 Guarani 

DATA: 19101/1975. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestos.o. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo do Grupo III da I'ase de C1assifica<;:.ao do Tomeio Laudo Natel. 

ARBITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 

PONTE PRETA: Carlos; Jair, Oscar, Ze Luiz e 'Aik:a; Gernldo e Valtinho; Brinda,. Mosca (Ze 

Roberto), Waldomiro e Tuta. Tecnico: Jorge Vieira. 

GUARANI: Sergio Gomes; Mauro, Joiiozinho, Amaral e Claudio; Flamarion e Alexandre; 

Hamilton Rocha, Afriinio (Alfredo), Wolney e Davi. Tecnico: Ze Duarte. 

GOLS: Mauro e Wolney. 

PUBLICO: 9.053 pagantes. 

RENDA: Cr$ 85.273,00. 

OBS.: I 

DERBI 123 

Ponte Preta 0 X 1 Guarani 

DATA: 2310311975. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Sexto Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1975. 

ARBITRO: Jose de Assis Aragao. 

POl'•.'"TE PRETA: Carlos; Jair (Vulca), Oscar, Ze Luiz e Celso; Pedro Omar e Valtinho; Vicentinho 

(Brinda), Barga, Rui Rei e Tuta. Tecnico: Jorge Vieira. 

GUARANI: Sergio Gomes; Odair, Estevam, Amaral e Claudio; Flamarion e Alexandre; Hamilton 

Rocha (Gilberte), Davi (Afriinio), Sergio Lima e Ziza. Tecnico: ze Duarte. 

GOL: Davi. 

PUBLICO: 17.328 pagantes 

RENDA: Cr$ 198.658,00. 

OBS.: I 

DERBI 124 

Ponte Preta 2 X 1 Guarani 

DATA: 0710311976. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Segundo Jogo do Grupo C do I Tumo, Fase de Classifica<;:ao, do Campeonato 

Paulista de 1976. 

A.:RBITRO: Emidio Marques Mesquita. 

PONTE PRET A: Moacir; Jair, Oscar, Polozi e Ordiley; Pedro Omar e Marco Aurelio; Lucio, De 

Rosis, Parraga e Tuta. Tecnico: Ze Duarte. 

GUARANI: Neneca; Odair (Mauro), Amaral, Edson e Deodoro; Flamarion (Marcos Paulo) e 

Zenon; Flecha, Renato, Andree Davi. Tecnico: Diede Lameiro. 

GOLS: Parraga e Lucio (AAPP), e Zenon (penalti) (GFC). 

PUBLICO: 21.384 pagantes e 127 menores. 

RENDA: Cr$ 314.505,00. 

OBS.: Renda recorde ern derbis. 
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DERBI 125 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 2210811976. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI(:AO: 11 • Jogo da Fase Final do II Turno do Campeonato Paulista de 1976. 
ARBITRO: Jose Favile Neto. · 

GUARANI: Neneca; Mauro (Miranda), Amaral, Nelson e Deodoro; Flamarion e Zenon; Flecha 
(Manguinha), Renate, Andre e Ziza. 

PONTE PRET A: Moacir; Jair, Oscar, Polozi e Ordiley; Pedro Omar e Marco Aurelio; Lucio, 
Helinho, Parraga (Reinaldo) e Tuta (Genau). Tecnico: Armando Renganeschi. 

GOLS:I 

PUBLICO: 19.994 pagantes e 533 menores. 
RENDA: Cr$ 371.665,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os aspirantes, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1. a 0, go! de Cesar. 

0 arbitro da preliminar foi Max Charles Falseta. 0 Guarani jogou na preliminar com Rolrerto; 

Flavio, Estevam, Edson e Caica; Mavile e Rornario; Claudio (Osvaldo), Cesar, Antonio Carlos e 
Osnir (Careca). E a Ponte Preta atuou com Robson; Edson, Juninho, Nene e Laudemir; Joiio 

Carlos e Sergio Tiete; Barrinha, JU11ior (Dorivaldo), Nogueira e Luiz (Uberaba). 

DERBI 126 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 0311011976. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI(:AO: Oitavo e Ultimo .fogo do· Gtupo c·cta Fase de Classifica·~ao do Campeonato 
Brasileiro de 1976. -

ARBITRO: Jose Favile Neto. 

GUARANI: Neneca; Miranda, Amaral (Nelson), Edson e Deodoro; Flamarion e Manguinha; 

Flecha, Zenon, Campos e Ziza. Tecnico: Dorival. 

PONTE PRET A: Moacir; Jair, Juninho, Polozi e ·ordiley; Marco Aurelio e Dica; Reinaldo 

(Wilsinho), Ticiio, Tuta (Parraga) e Genau. Tecnico: Armando Renganeschi. 

GOLS: I 
PUBLICO: 14.285 pagantes e 523 menores. 

RENDA: Cr$ 257.485,00. 

OBS.: A Ponte Preta terrninou em sexto Iugar no Grupe C e precisou disputer a repescagem para 

continuar no Campeonato Brasileiro. 

DERBI 127 

Ponte Preta 3 X 1 Guarani 
DATA: 2710211977. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI(:AO: Terceiro Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1977. 

ARBITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 
PONTE PRETA: Carlos; Jair, Oscar, Polozi e Ordiley; Wanderley e Marco Aurelio; Lucio, Dica, 

Rui Rei (Parraga) e Tuta (Afranio). Tecnico: Ze Duarte. 

GUARANI: Neneca; Miranda (Mauro), Nelson, Edson e Cuca (Miranda); Flamarion e Zenon; 

Flecha, Campos, Andree Romano. Tecnico: Paulo Emilio. 
GOLS: Zenon (penalti) (GFC) e, Rui Rei, Marco Aurelio e Lucio (AAPP). 

EXPULSAO: Andre 35'2T. 
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PUBLICO: 31.116 pagantes e 854 menores. 

RENDA: Cr$ 606.960,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juvenis e em partida arbitrada por Isidore Aguiar, Ponte Freta e 

Guarani empataram em 0 a 0 pelo Campeonato Paulista da categoria. A Ponte Freta jogou com 

Robson; Edson, Carlinhos, Nene e Toninho; Sergio Tiete (Chiquinho) e Osvaldo; Barrinha, Jimior, 

Uberaba (Dorivaldo) e Jaci; e tecnico: Milton dos Santos. Eo Guarani com Birigui; Flavio, Edson, 

Pacheco e Oclair; Mavile e Cesar; Florisvaldo, Careca (Batista), Marcinho e Clliudio (Vicentinho); 

e tecnico: Adailton Ladeira. 

DERBI 128 
Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 07/08/1977. 

LOCAL: Estildio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: 15° Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1977. 

ARBITRO: Romualdo Arpi Filho. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Amaral (Nega), Edson e Cuca (Miranda); Ma!\,ouinha. e Zenon; 

Miranda (Dedeu), Renate, Adriano e Ziza. Tecnico: Paulo AmaraL 

PONTE FRETA: Carlos; Jair, Oscar, Polozi e Ordiley (Angelo); Wanderley (Helinho) e Marco 

Aurelio; Lucio, Dica, Rui Rei e Tuta. Tecnico: Ze Duarte. 

GOLS: I 
PUBLICO: 29.979 pagantes e 2.810 menores. 

RENDA: Cr$ 597.190,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo II Tume-.00 Campeooate-P.alliista Javenil (CategeFia A);-·o- Gua>~i 

venceu a Ponte Freta por 2 a 0. / 

DERBI 129 

Guarani 0 X 2 Ponte Preta 

DATA: 04/09/1977. 

LOCAL: Estildio Brinco de Ouro da Princesa. _ 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo do III Tumo do Campeonato Paulista de 1977. 

ARBITRO: Romualdo Arpi Filho. 

GUARANI: Joao Roberto; Mauro, Amaral, Edsone..Cuca; Manguinha e Zenon; Miranda, Renate, 

Juti e Ziza. Tecnico: Paulo AmaraL ' 

PONTE FRETA: Carlos; Jair, Oscar, Po1orie 0Id:iley, Wandedey·e Dica; Lucio (Afrfulio); Marco 

Aurelio, Rui Rei (Parraga) e Tuta. Tecnico: Ze Duarte. / 

GOLS: Rui Rei 13'1T e Parraga 28'2T. 

PUBLICO: 17.072 pagantes e 1.951 menores. 

RENDA: Cr$ 484.980,00. 

OBS.:/ 

DERBI 130 

Guarani 0 X 1 Ponte Preta 

DATA: 20/11/1977. 

LOCAL: Estildio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Nono Jogo do Grupo C da Fase de Classificac;ao do Campeonato Brasi1eiro de 

1977. 

ARBITRO: Agomar Martins. 
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GUARANI: Joao Roberto; Alexandre, Amara~ Edson e Beto; Tiiio, Renato e Zenon; Miranda, 

Ziquita (Juti) e Ze Luiz (Brecha). Tecnico: Milton Buzeto. 

PONTE PRETA: Carlos; Jair, Oscar, Polozi e Ordiley; Wanderley, Marco Aurelio e Dica; Lucio 

(Parraga), Dario e Tuta (Afrilnio). Tecnico: Ze Duarte. 

GOL: Dica 24'2T. 

PUBLICO: 22.309 pagantes e 2.820 menores. 

RENDA: Cr$ 617.620,00. 

OBS.:/ 

DERBI 131 

Guarani 2 X 1 Ponte Preta 
DATA: 23/04/1978. 

LOCAL: Esuidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Setimo Jogo do Grupo D da Fase Preliminar do Campeonato Brasileiro de 1978. 

ARBITRO: Helie Cosso. 

GUARANI: Neneca; Mauro (Alexandre), Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos, Manguinha e 

Zenon; Capitao, Careca e Macedo (Bozo). Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

PONTE PRETA: Rafael; Jair, Juninho, Nene e Ordiley; Wanderley, Marco Aurelio e Dica; Lucio, 

Dario (Helinho) e Tuta. Tecnico: Milton dos Santos. 

GOLS: Careca (2) (GFC), e Lucio (AAPP). 

PUBLICO: 21.394 pessoas. 

RENDA: Cr$ 587.060,00. 

OBS.:/ 

DERBI 132 

Ponte Preta 0 X 0 Guarani 
DATA: 05/ll/1978. 

LOCAL: Esuidio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: 19° e Dltimo Jogo. do I Tumo do Campeonato Paulista de 1978. 

ARBITRO: Joiio Leopoldo Ayeta. 

PONTE PRETA: Carlos; Jair (foninho), Oscar, Polezi e-Oreiley; Wanderley, Dica e-Lola; Luc "' 

Dario e Tuta (Joao Paulo). Tecnico: Paulo Leiio. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Alexandre; Ze Carlos, Renato e Zenon; Capitao, 

Careca e Bozo (Osnir). Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

GOLS: I 

PUBLICO: 16.520 pagantes e 2.453 menores. 

RENDA: Cr$ 463.150,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulis!a-·Jtwai!· El,·tambem houve empate·em-0-a-0 en}re 

as respectivas equipes juvenis. -

DERBI 133 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 03/12/1978. 

LOCAL: Esuidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Segundo Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1978. 

ARBITRO: Marcio Campos Sales. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos, Zenon (Osnir) e Ger~inho 

(Miltiio); Capitiio, Careca e Bozo. Tecnico: Carlos Alberto Silva. 
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PONTE PRETA: Carlos; Toninho, Oscar, Polozi e Ordiley; Wanderley, Marco Aurelio e Dica; 

Osvaldo, Lola e Humberto (Mirandinha). Tecnico: Paulo Gracindo Leao. 

GOLS: Capitao (GFC) e Toninho (AAPP). 

PUBLICO: 19.830 pagantes e 2.484 menores. 

RENDA: Cr$ 556.570,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulista Juvenil B; Guarani e Ponte Preta empataram em 0 

a 0. 

DERBI 134 

Guarani 2 X 0 Ponte Preta 
DATA: 02/0611979. 

LOCAL: Estadio Paulo Machado de·€arvalho I PacaembtrfSao-Pmtlo- SP). 

COMPETI<;AO: Sexto Jogo do III Tumo do Campeonato Paulista de 1978. 

A:RBITRO: Helio Cosso. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edsoo e Mifan&;-.ze Carlos, Renato-.e Zenea;-Gapitao, 

Careca e Bozo. Tecnico: Carlos Alberto Silva. / 

PONTE PRETA: Carlos; Toninho Oliveira, Eugenio, Nene e Toninho Costa; Wandetley, Dica e 

Lola (Afranio); Lucio, Osvaldo e Joao Paulo. Tecnico: Cilinho. · 

GOLS: Capitao e Zenon (penalti). 

EXPULSOES: Mauro e Nene. 

PUBLICO: 38.948 pessoas. 

RENDA: Cr$ 1.335.400,00. 

OBS.: Pela primeira vez, o Derbi foi rea!izado- fefac® (ampinas·- desconsiderando ai a part.ida 

realizada em Sousas, distrito de Campinas. 

DERBI 135 
Ponte Preta 1 X 1 Guarani (na prm:rogacio~ 0 X 0) 
DATA: 2710611979. · 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;AO: Final ou Decisao do II Tumo do Campeonato Paulista de 1978. 

ARBITRO: Ulisses Tavares da Silva Fillio. 

PONTE PRETA: Carlos; Toninho Oliveira, Osc-, ~e- Toninho Costa;-Wandefley, Marco 

Aurelio e Humberto; A:fuinio (Ordiley), Osvaldo e Joao Paulo (Barrinha). Tecnico: Cilinho. 

GUARANI: Joao Roberto; Mauro (Odair), Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos, Renato e Zenon; 

Capitao, Careca (Paulo Borges) e Bozo. Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

GOLS: Osvaldo (AAPP) e Zenon (penalti) (GFC). 

EXPULSOES: Toninho Oliveira e Bozo. 

PUBLICO: 12.281 pagantes e 1.471 menores. 

RENDA: Cr$ 446.960,00. 

OBS.: Como empate no tempo normal e na pro~ a Ponte Preta, porter realizado mellior 

campanha no certame, sagrou-se campea do II Tumo do Campeonato Paulista de 1978, 

conquistando a Ta9a Govemador do Estado. 

DERBI 136 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 
DATA: 1910811979. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;AO: 15° Jogo do Grupo C do I Turno da I Fase do Campeonato Paulista de 1979. 
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ARBITRO: Helio Cosso. 

PONTE PRET A: Carlos; Toninho Oliveira, Eugenio, Nene e Ordiley; Wanderley, Marco Aun\lio e 

Hurnberto; Barrinha (Edson), Osvaldo e Joao Paulo. Tecnico: Cilinho. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos (Marinho), Renato e Zenon; 

Caprtao, Careca e Vicente (Miltiio). Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

GOL: Barrinha. 

EXPULSAO: Careca 30'2T. 

PUBLICO: 19.600 pagantes e 3.447 menores. 

RENDA: Cr$ 919.520,00. 

OBS.: 0 jogo ficou paralisado por 3 minutos na etapa iB.Wial, porque os jogadores Ordiley e Joao 

Paulo estavam sendo atendidos pelos medicos por terem sido atingidos por Ulll1"0jao atirado pela 

torcida pontepretana. 

DERBI 137 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 21/1011979. 

LOCAL: Estlidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: 15° Jogo do Grupo C do II Turno da I Fase do Campeonato Paulista de 1979. 
AR:BITRO: Jose Favile Neto. · · -

GUARA.l'II: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Oclair; Ze Carlos, Renato e Zenon; Capitao, Careca 

e Bozo. Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

PONTE PRET A: Carlos; Edson (Toninho Oliveira)~ Juninho, Nene e Ordiley; Wanderley, Marco 

Aurelio e Dicit; Osvaldo (Humberto), Lola e Joao Paulo. Tecnico: Ze Duarte. 

GOLS: Ordiley (AAPP) e Renato (GFC). 

PUBLICO: 23.367 pagantes e 3.153 menores. 

RENDA: Cr$ 1.082.360,00, 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulista J>weeil A;oG.Ianmi venceu a-Poote-Preta por 2 a 
0. / 

DERBI 138 

Ponte Preta 2 X 1 Guarani 
DATA: 27/0111980. 

LOCAL: Estlidio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo da Fase Semifinal do Campeonato Paulista de 1979. 

ARBITRO: Marcio Campos Sales. 

PONTE PRETA: Carlos; Toninho·Q!Weiia;- hminl!e; ~-OFE!iley; Wandefiey, Ma<'So-A<*e!i? e 

Dicit (Lola); Lucio, Osvaldo e Joao Paulo (Humberto). Tecnico; Ze Duarte. -

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Miranda; Ze Carlos, Renato e Zenon; Capitao, 

Careca (Gersinho) e Bozo. Tecnico: Claudio Garcia. 

GOLS: Osvaldo (2) (AAPP) e Zenon (GFC). 

PUBLICO: 27.053 pagantes e 3.121 menores. 

RENDA: Cr$ 1.322.860,00. 

OBS.:/ 

DERBI 139 

Guarani 0 X 1 Ponte Preta 
DATA: 30/0111980. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 
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COMPETI<;:AO: Segundo Jogo da Fase Semifinal do Campeonato Paulista de 1979. 

ARBITRO: Jose de Assis de Aragiio. 

GUARANI: Neneca; Mauro, Gomes, Edson e Mifanea,.ze Carlos, Renato e Zenon (Marinho); 

Capitiio, Milton (Vicente) e Bo.zO. Tecnico: Claudio Garcia. 

PONTE PRETA: Carlos; Toninho Oliveira, Juninho, Nene (Eugenio) e Ordiley; Wanderley, Marco 

Aurelio e Dicit (Hurnberto); Lucio, Osvaldo e Joiio Paulo. Tecnico: Ze Duarte. 

GOL: Osvaldo 26'1T. 

PUBLICO: 30.552 pagantes e 3.670 menores. 

RENDA: Cr$1.511.250,00. 

OBS.: Apos duas vitorias, a Ponte Freta· se-elassifieoo-pa.a-a- deeisiio do certame- GGmra-o S.C. 
Corinthians P.. · / ' 

DERBI 140 

Ponte Preta 3 X 0 Guarani 
DATA: 20/07/1980. 

LOCAL: Estitdio Moises Lucarelli I Majestos0. 

COMPETI<;:AO: 18° Jogo do I Tum0 do CamQeonato Paulista de 1980. 

ARBITRO: Roberto Nunes Morgado. 

PONTE PRETA: Carlos; Toninho Ol~veira (Edsoe},-J\ffiial>e,Neae e Ordiley; ze Ma00;-0S¥aldo e 

Dica; Luiz Silvio (Abel), Paulinho e Serginho. Tecnico: Jair Picemi. 

GUARANI: Dorival; Chiquinho, Gomes, Edson e Miranda (Almeida); Edmar, Jorge Mendon9a e 

Angelo; Capitiio (Frank), Careca e Bozo. Tecnico: Carlos Castilho. 

GOLS: Chiquinho (contra) 19'1T; e, Paulinho 15' e 32'2T.-

PUBLICO: 22.176 pagantes e 38 meeores. 

RENDA: Cr$ 1.715.980,00. 

OBS.: A renda foi recorde em derbis. Na prelirninar, pelo Campeonato Paulista de Juniores, a 

Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 1, com dois gols de Celso para a Ponte Preta e Sereno para o 

Guarani. A Pol)te Preta jogou com Wilson; Everaldo, Beto, Valdir e Zarur; Eduardo, Celso e 

Mario Cesar (Paulo Cesar); Roberto, Chiciio (Perrela) e Mauro; e tecti.ico: Milton dos Santos. E·o 

Guarani jogou com Adernir; Antonio Carlos, Ze Mario, Nelson e Ariovaldo; Julio Cesar, Sereno e 

Henrique; Edmo, Marcelo e Ney. 

DERBI 141 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 05/10/1980. 

LOCAL: Estitdio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: 13° Jogo do II Tumo do Carnpeonato Pautista de 1980. 

AR.BITRO: Roberto Nunes Morgado. · 

GUARANI: Birigui; Chiquinho, Edson Magalhiies,..Edson..e. Almeida; Edmar, .lorge..Mendon9a e 

Angelo; Frank (Henrique), Careca e Miranda. Tecnico: Ze Duarte. ' 

PONTE PRETA: Carlos; Edson, Juninho, Nene e Ordiley; Ze Mario, Marco Aurelio (Humberj:o) 

(Barrinha) e Dicit; Osvaldo, Paulinho e Abel. Tecnico: Jair Picemi. 

GOLS:/ 

PUBLICO: 21.687. 

RENDA: Cr$ 1.662.600,00. 

OBS.:/ 

DERBI 142 
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Ponte Preta 0 X 0 Guarani 

DATA: 0510711981. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: 19• e Ultimo Jogo do I Torno do Canrpeoni!to.P<!.ulista de 1981. 

ARBITRO: Jose de Assis Aragao. 

PONTE PRETA: Carlos; Edson, Juninho, Neue e Uminho..Oiiveira; Humberto, Osvaldo e Marco 

Aurelio; Serginho, Chicao (Lola) e Abel (Ordiley). Tecmco: Jair Picemi. 

GUARANI: Birigui; Mauro, Jaime, Edson e Almeida;-Jorge Luiz Pereira, Jorge Mendon93 e 

Ederson; Emani Banana (Marcelo), Careca (Julio Cesar) e :Angelo. Tecnico: Ze Duarte. 

GOLS:I 

PUBLICO: 23.124 pessoas. 

RENDA: Cr$ 4.361.200,00. 

OBS.:I 

DERBI 143 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 0110811981. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo da Final do I Tumo do Climpeonato Paulista de 1981. 

ARBITRO: Jose de Assis Aragao. · · · 

GUARAJ.~I: Birigui; Chiquinho, Mauro, Edson e Almeida· . .!U.lio Cesar (Marcelo.), Jorge..Mendon~a 

e Ederson (Tadeu); Lucio, Careca e Angelo. Tecnico: Ze Duarte. /' 

PONTE PRET A: Carlos; Toninho-Ofiveira; Jmrinhcr, Nene-e-erdiley; Ze Mario;Humberto e Dicit; 

Osvaldo, Chicao (Jorge Campos) e Abel (Serginho). Tecnico: ]air Picemi. ·-

GOLS: Serginho 9' e Jorge Mendon9a 36' 2T. 

PUBLICO: 22.596 pagantes e 186 menores. 

RENDA: Cr$ 4.272.900,00. 

OBS.:I 

DERBI144 
Ponte Preta 3 X 2 Guarani 

DATA: 0510811981. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Segundo e Decisive Jogo da Final do I Tumo do Campeonato Paulista de 1981. 

ARBITRO: Jose de Assis Aragao. 

PONTE PRET A: Carlos; Toninho Oliveira, Juninho, Nene e Ordiley; Ze Mario, Humberto (Marco 

Aurelio) e Dici; Osvaldo, Chicao (Jorge Campos) e Serginho. Tecnico: Jair Picemi. 

GUARANI: Birigui; Chiquinho, Mauro, Edson e Almeida; Jorge Luiz, Ederson (Tadeu) e Jorge 

Mendon9a; Lucio, Careca e Angelo. Tecnico: Ze Duarte. _ 

GOLS: Osvaldo 37' e Angelo 45' IT; e, Serginho 3', Jorge Mendon9a 9' e Ordiley 36' 2T. 

PUBLICO: 21.948 pagantes e 219 menores. 

RENDA: Cr$ 4.247.100,00. 

OBS.: Com a vit6ria, a Ponte Preta sagrou-se campea do I Torno do Campeonato Paulista de 

1981, garantindo vaga na final contra o campeao do II Torno, que viria a ser o Sao Paulo F.C .. 

Esse derbi foi considerado pela imprensa em geral, principalmente pela imprensa campineira, o 

"maier derbi de todos os tempos". 

DERBI 145 
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Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 27/09/1981. 

LOCAL: Estiidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: 13° Jogo do II Tumo do Carnpeonato Paulista de 1981. 

ARBITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 

GUARANI: Sidmar; Mauro, Jaime, Edson e Almeida; Ederson. (Frank), Jorge Mendon~a e 

Henrique (Jorge Luiz); Lucio, Careca e Emani Banana. Tecnico: ZeDuarte. 

PONTE PRETA: Carlos; Edson, Ruch1ey; Nene e-6:rdiley;-Ze M;ario, Marco_~io-(Chi~o) e 

Dicit (Humberto); Serginho, Osvaldo e AbeL Tecmco: Jair Picerni. 

GOLS:/ 

PUBLICO: 17.100 pagantes e 118 menores. 

RENDA: Cr$ 3.198.500,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Carnpeonate-Paulista de-J;mieFes,a-Poote Preta vence.. oG..arani por 2 

a 1, com gols de Celso (2) para a Ponte Preta e Juarez para o Guarani. 0 arbitro-dessa partida 
preliminar foi Jose Renata de Oliveira Fidalgo. 0 Guarani jogou com Gilberta; Alex, Ze Maria, 

Everaldo e Mauro; Derval, Valdir Luis (Aurelio) e Cesar; Luiz Carlos, Eloi (Sandra) e Juarez; e 

tecnico: Cidinho. E a Ponte Preta jogou com Sergio; Everaldo, Eraldo, Valdir e Luquinha 

(Carlinhos); Silvio, Marcelo e Paulo Cesar (Mario Cesar); Roberto, Celso e Mauro; e tecnico: 

Milton dos Santos. 

DERBI 146 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 
DATA: 12/09/1982. 

LOCAL: Estiidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: 17° Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1982. 

ARBITRO: Joao Leopolda Ayeta. 

GUARANI: Wendel; Oclair, Darci, Gotardo e Almeida;. Toninho (Delem), AiltoiLLira..(Marcelo) e 

Jorge Mendon~; Lucio, Careca e Ernani Banana. Tecnico: Jose Teixeira. 

PONTE PRETA: Carlos; Edson (Valdir), Juninho;-Nene-e-Toninho Oliveira; ze..Maiio, Osvalqo e 

Dicit; Osni, Toninho (Chiciio) e Bebeto. Tecnico: Dino Sani. ·· -

GOLS: Osni 5' lT e Gotardo 36' 2T. 

PUBLICO: 14.240 pessoas. 

RENDA: Cr$ 4.908.900,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Carnpeonato Paulista~ o Guarani venceu-a-Poote-PFetapm; 2 

a 1, com gols de Alex e Neto para o Guarani, e Joel para a Ponte Preta. 0 Guarani jogou t"om 

Sergio; lvaldo, Alex, Eraldo e Lula; .Ademir, Serginho e Neto (Dias); Marlon, Valdir e Luiz 

Carlos. E a Ponte Preta jogou corn Sergio; Heitor, Heraldo, Teffo e Carlinhos; Regis, Vaguinho e 

Perrela: Joel, Valrnir e Mauro. 

DERBI 147 

Ponte Preta 0 X 0 Guarani 
DATA: 23/ll/1982. 

LOCAL: Estiidio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: 16° Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1982. 

ARBITRO: Jose Luiz Guidotti. 

PONTE PRET A: Carlos; Edson, Juninho, Nene e Climdio Mineiro; Ze Mario, Osvaldo e Silvio; 

Luiz Silvio, Toninho e Angelo (Celso) (Valdir). Tecnico: Dudu. 
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GUARANI: Sidmar; Otavio, Oclair, Gotardo e Ze Mario; Julio Cesar, Wilson Tadei e Delem; 

Lucio (Marlon), Careca e Emani Banana (Lira). 

GOLS: I 

PUBLICO: 10.391 pessoas. 

RENDA: Cr$ 4.285.800,00. 

OBS.: Estava sendo oferecido por Careca e Juninho atFaVes-4a Radio Educadora o Trofeu Joluma 

Brito, que, por sorteio, ficou com a Ponte Preta. 

DJtRBI 148 

Ponte Preta 1 X 0 Guarani 

DATA: 1010711983. 

LOCAL: Estidio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;AO: 12° Jogo do I TurnQ cla I Fase do Camp~onato Paulista de 1983. 

ARBITRO: Jose Leopoldo Ayeta. 

PONTE PRET A: Carlos; Edson, Hel'aldo;- Osma>o. G.larnel!,i, e Claudio Miaeim, U!Gie- fla'<,io, 

Jorge Mendon93 e Dica; Luiz Silvio (Vagu4Jho), Chicao (Valmir) e Serginho. Tecnico: Cilinl1o.' 

GUARA.i~I: Sidmar; Toninho, Julio Cesar, Oclair e Ze Mario; Darci, Neto e Everton (Joiio Paulo); 

Lucio, Roberto (Savio) e Emani Banana. Tecnico: Claudio Duarte. 

GOL: Dica 35' 2T. 

PUBLICO: 9.473. 

RENDA: Cr$ 4.487.100,00. 

OBS.: I 

DERBI 149 

Guarani 0 X 1 Ponte Preta 

DATA: 23/1011983. 

LOCAL: Estidio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: 17° Jogo do II Tumo cla I Fase do Campeonato Paulista de 1983. 

ARBITRO: Almir Ricci Peixoto Laguna. 

GUARANI: Sidmar; Edel, Julio Cesar, Wilson.. Gotatdo.. e . ze. Mario (Joao .. Paulo); Toninho, 

Everton e Rubens Feijiio; Chiquinho Carioca, Roberto e Neto. Tecnico: Enio Andrade. 

PONTE PRET A: Carlos; Edson, Osmar Guarnelli;· Z~limdio Mineiro; Lucicrf!itvio, Jorge 
' Mendon93 (Luiz Silvio) e Dica; Valmir (Everaldo), Chiciio e Paulo Cesar. Tecnico: Cilinho. ---

GOL: Osmar Guamelli 6' IT. 

EXPULSAO: Edson aos 40 segundos do IT. 

PUBLICO: 8.968 pagantes e 935 menores. 

RENDA: Cr$ 6.137.800,00. 

OBS.: A expulsiio logo aos 40 segundos de jogo foi urn recorde na hist6ria dos derbis. 

DERBI 150 

Ponte Preta 2 X 1 Guarani 

DATA: 0210911984. 

LOCAL: Estidio Brinco de Ouro cla Princesa. 

COMPETI<;AO: 16° logo do I Tumo do Can1peonato Paulista de 1984. 

ARBITRO: A.lmir Ricci Peixoto Laguna. 

PONTE PRET A: Luiz Henrique; Alfinete, Osmar Guarnelli, Luiz Carlos e Evandro; Regis, Silvio 

e Dica (Carlos Silva); Jorge Mendon~a (Toninho), Chiciio e Mauro. Tecnico: Carbone. 
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GUARANI: Sidrnar; Cocada, Julio Cesar, Wilson Gotardo e Gilberte; Nei, Rubens Feijao e Neto 

(Joiio Paulo); Chiquinho, Roberto (Gerson) e Emani Banana. Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

GOLS: Chicao 7' e Mauro 23' do 1T; e Neto 2' do 2T. 

PUBLICO: 18.050 pessoas. 

RENDA: Cr$ 35.048.000,00. 

OBS.: Apesar do jogo acontecer no Estadio Brinco de·GUFo da Princesa, o mando do jogo era da 

Ponte Preta. Na preliminar, entre os juniores, o Guarani venceu por 1 a 0, o go! de Aleen no 2T. A 

Ponte Preta, que tambem tinha o rnando do jogo na preliminar, jogou corn Brigatti; Luiz Carlos, 

Jtinior, Tuca e Rodrigues; Rudney, Leo e Marcie Luis; ivo (Toninho), Carlos Alberto e Sinval 

(Marquinhos); e tecnico: Santos. E o Guarani atuou corn De1ernar; Baiano, Fernando, Aleen e 

Carlao; Cassus, Vaguer (Fabio Bonfirn) e Evair; Pito, Marco AunHio e Paulo Henrique (Juquinha); 

e tecnico: Macale. 

DERBI 151 

Guarani 3 X 1 Ponte Preta 

DATA: 04/ll/1984. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETH;A.o: 13° Jogo do II Turno do Carnpeonato Pllulista de 1984. 

ARBITRO: Roberto Nunes Morgado. -

GUARANI: Wilson; Gilberte, Julio Cesar, Wilson Gotardo e Ze Mario; Nei, Rubens F.eijiio e Neto 

(Jtinior); Joao Paulo (Chiquinho Carioca), Gerson e Emani Banana. Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

PONTE PRETA: Sergio; Alfinete, Osmar Guarn:e!l~ Vald!r e Evandro; Regi?_, Silvlo-(Cido) e 

Dica; Jorge Mendonya, Chiciio e Mauro. Tecnico: Carbone. 

GOLS: Neto 8' e 15', e Mauro 55' do IT; e Chiquinho 58: do 2T. 

EXPULSOES: Osmar Guamelli, Alfinete e Gerson. 

PUBLICO: 14.542 pagantes e 1.832 rnenores. 

RENDA: Cr$ 42.309.000,00. 

OBS.: I 

DERBI 152 
Guarani 0 X 3 Ponte Preta 

DATA: 09/06/1985. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;AO: None Jogo do I Turno do Campeonato Paulista de 1985. 

ARBITRO: Almir Laguna. 

GUARANI: Valdir Peres; Ricardo, JUlio cesar, Wilson.Gatardo e Ze Mario; Ne~ Rubens Feijao e 

Neto (Gerson Sodre); Niquinha, Edrnar e Joao Paulo (Gerson). Tecnico: Candinho. -

PONTE PRET A: Sergio; Alfinete; Osmar Guamelli; Va1dir- e· Toninho; Regis, Silvio- e Mar9io 

Luis; Jorge Mendonya (Mario Cesar), Chicao (Sinval) e Mauro. Tecnico: Carbone. 

GOLS: Jorge Mendonya aos 24' e Marcie Luis aos 37' do 1T; e Jorge Mendon9a (penalti) aos 16' 

do2T. 

PUBLICO: 8.389 pagantes e 1.394 menores. 

RENDA: Cr$ 43.210.000,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Carnpeonato Paulista de Juniores, ern partida arbitrada por Carlos 

Scarabelli Filho, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a I, gels de Marco Aun\lio para o Guanmi, 

e, Tuta e Vaguer para a Ponte Preta. 0 Guarani jogou corn Renate; Baiano, Flavio, Cassus e 

Carliio; Bolinha, Mauro (Rinaldo) e Vaguer; Nia (Paulo Henrique), Marco Aurelio e Gersinho; e 
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tecmco: Pupo Gimenez. E a Ponte Preta atuou com Jlinior Stant; Toninho, Jlinior, Tuca e 

Rodrigues; Rudney, Leo e Marquinhos; Vagner, Tuta e Edemilson (Valdir); e tecnico: Tuta. 

DERBI 153 

Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 1010711985. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: Terceiro e Ultimo Jogo do Grupo 1 do I Tumo da II Fase do Campeonato 

Brasileiro de 1985. 

ARBITRO: Jose Roberto Wright. 

GUARANI: Valdir Peres; Ricardo, Julio Cesar (Giba), Wilson Gotardo e Ze Mario; Nei, Rubens 

Feijao (Joao Paulo) e Neto; Niquinha, Edmar e Barbieri. Tecnico: Lori Sandri. · 

PONTE PRETA: Sergio; Teffo, Osmar Guamelli, Valdir e Evandro; Regis, Silvio e Marcio Luis; 

Jorge Mendon~a (Paulo Egidio), Chicao (Sinval) e Mauro. Tecnico: Carbone. · · ' 

GOLS: Regis aos 7' do 1 T; e Niquinha aos 20' do 2T. 

PUBLICO: 15.505 pagantes e 2.180 menores. 

RENDA: Cr$ 79.380.000,00. 

OBS.: 0 time da Ponte Preta jogou esse derbi de lute- pelo falecimento do Doutor Olimpio Dias 

Porto, ex-presidente e benemerito do clube. 

DERBI 154 

Ponte Preta 0 X 0 Guarani 

DATA: 1710711985. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Segundo Jogo do Grupo 1 do II Tumo da II Fase do Campeonato Brasileiro de 

1985. 

AR.BITRO: Nei Andrade Nunes Maia. 

PONTE PRETA: Sergio; Alfinete; Teffo-, · Valdir-·e Evandto; Regis, Silvio- e 6ersinho; Jorge 

Mendon~a, Vagner e Paulo Egjdio (Cido). Tecnico: Carbone~ 

GUARANI: Valdir Peres; Giba, Ricardo Rocha, Wilson Gotardo e Ze Mario; Nei, Barbieri e Neto 

(Joao Paulo); Niquinha (Gerson), Edmar e Gerson Sodre. Tecnico: Lori Sandri. 

GOLS:I 

PUBLICO: 13.904 pagantes e 1.881 menores. 

RENDA: Cr$ 70.185.000,00. 

OBS.:I 

DERBI 155 

Ponte Preta 1 X 2 Guarani 

DATA: 0810911985. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Quarto Jogo do II Tumo do Campeonato Paulista de 1985. 

AR.BITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 

PONTE PRETA: Sergio; Toninho, JUnior, Valdir e Evandro; Regis, Silvio (Marquinhos) e Jorge 

Mendon~a; Sinval, Chicao (Vagner) e Mauro. Tecnico: Carbone. 

GUARANI: Valdir Peres; Ricardo Rocha, Julio Cesar, Wilson Gotardo e Ze Mario; Nei, Barbieri 

e Neto (Rubens Feijao); Niquinha, Edmar (Evair) e Gerson Sodre. T<icnico: Lori Sandri. 

GOLS: Jlinior aos 10' e Niquinha aos 12' do IT; e Neto aos 4' do 2T. 

PUBLICO: 11.136 pagantes e 1.863 menores. 

350 



RENDA: Cr$ 112.270.000,00. 

OBS.: I 

DERBI 156 
Ponte Preta 1 X 1 Guarani 

DATA: 2010411986. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: 14° Jogo do I Tumo do Campeonato Paulista de 1986. 

ARBITRO: Ulisses Tavares cla Silva Filho. 

PONTE PRET A: Joao Brigatti; Oclair, Teffo, Valdir e Caflinhos; Silvio, Marquinhos (Sin val) e 

Marcio Luis; Vagner, Chicao (Toninho) e Mauro. Tecnico: Tuta. 

GUARANI:· Wilson; Ricardo Rocha (Oclair), Fernando, Wilson Gotardo e Ze Mario; Nei, Tosin e 

Barbieri; Chiquinho Carioca, Evair (Vanderlei) e Joiio Paulo. Tecnico: Lori Sandri. 

GOLS: Valdir (AAPP) e Joiio Paulo (GFC). 

EXPULSOES: Marcio Luis e Wilson Gotardo. 

PUBLICO: 18.069pessoas. 

RENDA: Cz$ 365.560,00. 

OBS.: A rencla foi recorde. Na prelirninar, pelo Campeeeato Plmlista de Juniores, Ponte Preta e 

Guarani empataram em 0 a 0. A Ponte Preta jogou com Andre Dias; Toninho, Rafael, Helid e 

Paulo Cesar; Rudney, Edrnilson e Binhao (Paulinho); Wils_on, Tuta e Gustavo (Valdir): e tecnico: 

Milton dos Santos. E o Guarani atuou com Marcos; Baiano, Bene, JUnior e Bolinha (Rubinho); 

Moreira, Mauro Silva e Vagner; Pito, Mario e Liminha (Carlinhos); e tecnico: Dimas. 

DERBI 157 
Guarani 1 X 1 Ponte Preta 

DATA: 2010711986. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro cla Princesa. 

COMPETI<;:AO: 12° Jogo do II Tumo do Campeonato I'aulista de 1986. 

ARBITRO: ilton Jose da Costa. · 

GUARANI: Sergio; Giba, Julio Cesar, Wilson Gotardo e Ze Mario; Vanderlei, Barbieri e Neto 

(Chiquinho Carioca); Mauro Silva (Paulo Sergio), Evair e Joao Paulo. Tticnico: Paulo Leiio. 

PONTE PRETA: Joao Brigatti; Toninho, JU!lior, Teffo e Oclair; Silvio, Andre Cruz e Marcio Luis 

(Marquinhos); Vagner, Chicao e Mauro. Tecnico: Milton dos Santos. 

GOLS: Wilson Gotardo aos 12' e Julio Cesar (contra) aos 19' dolT. 

PUBLICO: 7.811 pagantes e 1.098 menores e 612 mulheres. 

RENDA: Cz$ 161.320,00. 

OBS.: Na prelirninar, entre os juniores, Guarani e P<>ate-Preta empataram em 1 .. a .. 1, gels-. de 

Alexandre para a Ponte Preta e Bolinha para o Guarani. 0 Guarani jogou com Toninho; ·Ba-ii.·10, 

Alexandre, Bene e JU!lior; China, Mario e Bolinha; Carlinhos, Vagner e Gersinho. E a Ponte Preta 

atuou com Alex; Toninho, Rudney, Paulo Cesar e Ze Luiz; Edmilson, Tuta e Binhao (Paulinho); 

Wilson, Gustavo e Alexandre. 

DERBI158 
Guarani 0 X 2 Ponte Preta 

DATA: 0310511987. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro cla Princesa. 

COMPETI<;:AO: 13° Jogo do I Tumo cla I Fase do Campeonato Paulista de 1987. 

ARBITRO: Romualdo Arpi Filho. 
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GUARANI: Sergio Neri; Giba, Ricardo Rocha, Valdir Carioca e Marco Antonio; Tosin, Marco 

Antonio Boiadeiro e Henagio (Luizinho); Catatau, Nelson e Joao Paulo. Tecnico: Carlos Gainete. 

PONTE PRET A: Barbiroto; Vanderlei (Odair), Valdir, Andre Cruz e Ademar; Charles, Gilmar e 

Marquinhos; Vahnir (Ze Carlos), Vagner e Carlinhos. Tecnico: Ci!inho. 

GOLS: Valdir aos 18' e Ze Carlos aos 20' do IT. 

PUBLICO: 6.007 pessoas. 

RENDA: Cz$ 364.920,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juniores, o Guarani vence11 a- Ponte Preta por 2 a 1. 

DERBI 159 

Ponte Preta 0 X 2 Guarani 
DATA: 2810611987. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Setimo Jogo do II Turno da I Fase do Campeonato Paulista de 1987. 

AR.BITRO: Dulcidio Wanderley Boschilia. 

PONTE PRET A: Barbiroto; Odair, Jiinior, Andre Cruz e Ademar; Ze Mario, Regis (Marquinhos) 

e Gilmar; Vagner, Jefferson e Carlinhos (Helio). Hcnico~·Ne!sinho Batista. , 

GUARANI: Sergio Neri; Giba, Gilson Jader, Nei e Ze Mario; Tosin, Joao ··Carlos Maringa 

(Henagio) e Marco Antonio Boiadeiro; Chiquinho Carioca (Tite), Nelson e Catatau. Tecnico: Ze 

Duarte. 

GOLS: Chiquinho Carioca aos 40 segundos e Andre Cruz (contra) aos 32' do IT. 

PUBLICO: 8.117 pagantes e 1.060 menores. 

RENDA: Cz$ 492.060,00. 

OBS.: Na preliminar, entre os juniores, Ponte Preta-e-Guaraniempataram em l a 1. 

DERBI 160 

Guarani 0 X 0 Ponte Preta 
DATA: 18/0311990. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETI<;:AO: 11° Jogo da Serie B do I Turno da t Fase do Campeonato Paulista de 1990. 

AR.BITRO: Wilson Carlos dos Santos. 

GUARANI: Sergio Neri; Betiio, Cassus, Pereira e Alberis; Crist6viio, Ze Carlos e Airton (Tosin); 

Helcio, Vander (Pita) e Cilinho. Tecnico: Eli Carlos. 

PONTE PRETA: Joao Brigatti; Roberto Teixeira, J(mior, Pedro Luis e Carlinhos; Silvio, Ernani e 

Tuca; Nicolau (Monga), Vagner e Ze Carlos. Tecnico: Nicanor de Carvalho Jiinior. 

GOLS: I 
PUBLICO: 15.097 pagantes e 155 menores. 

RENDA: NCz$ 1.515.400,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulista de--AsjJ-ifafltes, Gaarani e Ponte Preta-~ataram 
emlal. , 

DERBI 161 

Ponte Preta 1 X 2 Guarani 
DATA: 24/01/1993. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETI<;:AO: Primeiro Jogo do Grupo A do I Tumo da I Fase do Campeonato Paulista de 

1993. 

AR.BITRO: Dionisio Roberto Domingues. 



PONTE PRET A: Ricardo Cruz; Samarone, Helie, Nei e Branco; Serginho Carioca, Marcelo 

Prates, Jucemar (Marcinho) e Valdecir (Alexandre Alves); Claudinho e Nei JUnior. Tecnico: 
Wanderley Luxemburgo. 

GUARANI: Marcos Gar~; Gustavo, Missinho, Nildo e Rocha; Valmir, Pael e Robert (Gilmar); 
Tiba, Luizao (Ricardo Eugenio) e Alex. Tecnico: Flamarion. 
GOLS: Pael aos 3' e Nei JUnior aos 12' dolT; e Luiziio aos 17' do 2T. 

PUBLICO: I 
RENDA:/ 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulista de Aspirantes, o Guarani venceu a Ponte Preta 

por 4 a 1, gels de Juninho, Mauricinho (2) e Marcelo para o Guarani, e Gustavo para a Ponte 

Preta. A Ponte Preta jogou com Paulo; Joao Carlos, Ademir, Amaral e Eduardo; Ronei, Fabio e 
Clayton; Fabio Luciano, Gil e Gustavo; e tecnico: JUlio Cesar de Toledo Pizza. E o Guarani atuou 

com Carlos; Jura, Carlinhos, Marcelo e Andre Ceara; Da Silva, Marquinhos e Adriano Fernandes; 
Andrei, Mauricinho e Marcelo Mogi (Juninho ); e tecnico: Gomes. 

DERBI 162 
Guarani 1 X 0 Ponte Preta 
DATA: 21103/1993. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETit;:AO: Primeiro Jogo do Grupe A do J:t!umo da I Fase do Campeonato Paulista de 

1993. 

ARBITRO: Marcie Rezende de Freitas. 

GUARANI: Narciso; Gustavo, Andre Beraldo, Marcelo e Rocha; Valmir, Pael e Robert (Da 

Silva); Tiba, Luizao (Mauricinho) e Edu Lima. Tecnico: Flamarion. 

PONTE PRETA: Wilson Maia; Walmir, Nei, Sandre e Marcie (Helie); Serginho Carioca, Marcelo 

Prates, Alberto e Jucemar; Marcinho e Claudinho (Alexandre Alves). Tecnico: Pepe. 
GOL: Tiba aos 18' do 2T. 

PUBLICO: 13.788 pessoas. 

RENDA: Cr$ 630.665.000,00. 

OBS.: Na preliminar, pelo Campeonato Paulista deAspirantes, a Ponte Preta vence\1 o Guarani 

por 1 a 0. 

DERB1163 
Ponte Preta 1 X 1 Guarani 

DATA: 05/03/1994. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 
COMPETit;:AO: 13° Jogo do I Tumo do Campeonato Pau1ista de 1994. 

ARBITRO: Claudio Vinicius Cerdeira. 

PONTE PRETA: Andre Dias; Flavinho, Pedro Lais-; Helie.-e &aa<:o; Sidney,-Dionisio (Suelio), 

Renate (Monga) e Esquerdinha; Mauricinho e Eliel. Tecnico: Sebastiiio Lapola. -· · 

GUARANI: Pitarelli; Gustavo (Renaldo), Valmir, Fernando e Robinson; Da Silva, Fhivio 

Augusto, Djalminha e Robert (Rodnei); Tiba e Clovis. Tecnico: Candinho. 

GOLS: Robert aos 9' do IT e Suelio aos 27' do 2T. 

PUBLICO: 10.420 pessoas. 

RENDA: Cr$ 29.757.000,00. 

OBS.:/ 

DERBI164 
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Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 08/05/1994. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. __ 

COMPETI<;:AO: 13" Jogo do II Turno do Campeonato Paulista de 1994. 

ARBITRO: Renata Marsiglia 

GUARANI: Pitarelli; Gustavo, Fernando, Ronaldo. .. e....V.almir;. Adilson, Fabia Augusto, Racyert 

(Alex) e Djalminha; Tiba (Da Silva) e Clovis. Tecnico: Levir Culpi. 

PONTE PRETA: Joao Brigatti; Marques, Pedro L-uio,Edsorr-Mariano e Branco;-Sidney·(Renato), 

Julio Cesar, Guam e Esquerdinha; Mauricinbo e Arnalda (Man!@). Tecnico: Givanildo-de Otrvel.ra. 
GOLS: Ronalda aos 36' do IT; e, Fernando aos 2I ',Pedro Luis aos 27' e Renata aos 28' do 2T. 
PUBLICO: I2.052 pessoas. . 

RENDA: Cr$ 66.4I6.000,00. 

OBS.:/ 

DERBI 165 

Ponte Preta 2 X 2 Guarani 

DATA: 02/04/1995. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 
COMPETI<;:AO: 12" Jogo do I Turno da I Fase do Carnpeonato Paulista de I995. 

ARBITRO: Joao Paulo Araujo. 

PONTE PRETA: Andre Dias; Zeliio (Carlos Andre), Pedro Luis, Beta Medice e Eduardo 

(Everaldo); Julio Cesar, Paulo Cesar e Macal&-(Dionisia1, Careca, Arnalda e-Gaitehe:· 'Fecnico: 
Geninho. / 

GUARANI: Hiram; Marcinbo, Claudio, Valfuir- e Deae; Fernando, Fabio Augusto e Valdeir; 

Djalminha (Ueslei), Amoroso e Luiziio (Nelio). Tecnico: Pepe. -

GOLS: Djalminha aos 3' e Amoroso aos I8' do IT; e, Gaucho aos 5' e Careca aos 41' do 2T. 

EXPULSAO: Amoroso. 

PD!3LICO: 13.947 pagantes. 

RENDA: R$ 136.060,00. 

OBS.:/ 

DERBI166 

Guarani 2 X 2 Ponte Preta 

DATA: 08/0511995. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Sexto Jogo do II Turno da I Fase do Campeonato Paulista de I995. 

ARBITRO: Jose Luis La Rosa (uruguaio). 

GUARANI: Hiram; Marcinbo, Claudio, Valmir e PedP.(Leto); Fernando, Valdeir., .. Fabio..Augu._sto 

e Djalminha; Luiziio (Fabinbo) e Nelia. Tecnico: Pepe. ' 

PONTE PRET A: Joao Brigatti; Zeliio, Pedro Luis, Helio-·(Beto-Medici) (Macale) e-Paulo Cesar; 

Julio Cesar, Douglas, Carlos Andree Careca (Arnalda); Gaucho e Joao Paulo. Tecnico: Geninho. 

GOLS: Djalminha (penalti) e Fernando no IT; e, Gaucho (penalti) e Arnalda no 2T. 

EXPULSAO: Pedro Luis aos 35' do IT; e Djalminha aos 33' do 2T. 

PUBLICO: 10.6I4 pagantes. 

RENDA: R$Il9.I74,00. 

OBS.:/ 

DERBI 167 
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Guarani 2 X 0 Ponte Preta 
DATA: 2610711998. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa. 

COMPETICAO: Primeiro Jogo da I Fase doCampeonato Brasileiro de 1998. 

ARBITRO: Antenio Pereira da Silva (GO). -

GUARANI: Pitarelli; Marco Antonio (Everaldo), Marinho, Marcelo Souza e Rubens Cardoso; 

Vaguinho, Paulo Isidore, Jean Carlo e Pichetti (Roque};- Barata e Robson Ponte (Silvinho). 

Tecnico: Osvaldo Alvarez "Vadiio". 

PONTE PRET A: Edinho; Andre Santos, Fabio tuciano, Ronaldiio e Andre Silva; Ezequiel 

(Fabinho), Mineiro, Aihon e Vagn_erMancini (.Zinho); Regis (Vander) e Maurilio. Tecruco: Celso 

Teixeira. 

GOLS: Barata e Paulo Isidore no 1 T. 

EXPULSAO: Maurilio. 

PUBLICO: 22.139 pessoas. 

RENDA: I 
OBS.:I 

DERBI 168 

Ponte Preta 0 X 0 Guarani 
DATA: 1810811999. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: Quarto Jogo da I Fase do Campeonato Brasileiro de 1999. 

ARBITRO: Paulo Cesar de OliYeira..... 

PONTE PRET A: Alexandre; Daniel, Fabio Luciano, Ronaldiio e Misso; Roberto, Mineiro, Pia e 

Vander (Samuel); Narcizio e Claudinho (R~is}: Tiwico. Marctr-Aurelio. 

GUARANI: Gleguer; Marinho, Marcelo Souza, Edu Dracena e Rafael; Andre Gomes, Valdir 

Souza (Silvinho), Renatinho (Everaldo) e Luiz Fernando; Rubens Cardoso e Badico (Betinho). 

Tecnico: Carlos Alberto Silva. 

GOLS: I 

PUBLICO: 23.000 pessoas. 

RENDA: I 
OBS.: Segundo o jornal A Folha 00-S. Pat>kr, ess<Hierei- bate.;. .,.recorde de fakas ooma linica 

partida: 105 faltas! / 

DERBI 169 

Guarani 2 X 1 Ponte Preta 
DATA: 0211112000. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Princesa: 

COMPETICAO: Vigesima Rodada da I Fase do Campeonato Brasileiro de 2000. 

ARBITRO: Cleber Wellington Abade. 

GUARANI: Gleguer; Gilmar Lima, Marcelo Sousa, Glauber e Marcio Rocha (Rafael); Otacilio, 

Martinez, Fumagalli e Renato (Mabilia); Marcus Vinicius (Jaques) e Marcinho. Tecnico: Carlos 

Alberto Silva. 

PONTE PRETA: Adriano; Daniel, Alex Oliveira, Ronaldiio e Wagner (Clodoaldo); Fabinho, 

Mineiro, Marco Aurelio e Pia; Hernani (Adrianinho) e Washington. Tecnico: Nelsinho Batista. 

GOLS: Washington aos 11 ',Martinez aos 28' e Fumagalli aos 38' do 2T. 

EXPULSOES: Marcelo Sousa e Marco Aurelio aos 33' do IT, apcis falta violenta cometida por 

Marco Aurelio em Marcelo Sousa, que nao gostou e partiu para o revide. 
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PUBLICO: 25.000 Pagantes. 

RENDA:/ 

OBS.:/ 

DERBI170 

Guarani 2 X 1 Ponte Preta 
DATA: 04/02/2001. 

LOCAL: Estadio Brinco de Ouro da Pru1cesa. 

COMPETICAO: Terceira Rodada do Tumo Unico da Fase de Classifica~o do Campeonato 

Paulista de 2001. 

ARBITRO: Paulo Cesar de Oliveira e Ancelmo Co.s:ta ... 

GUARANI: Edervan; Rafael (Luciano BaianoO, Emani, Marcelo Sousa e Jorge Luis; Fausto, 

Andre Gomes, Martinez e Renato; Marcinho (Ederson) e Fumagalli (Lindomar). Tecnico: Carlos 

Alberto Silva. 

PONTE FRETA: Adriano; Dionisio, Alex Oliveira, Rooaldao e Wagner (Marco Aurelio); 

Fabinho, Mineiro, Pia e Elivelton (Ciodoaldo); Adrianinho· (Macedo) e Washington. Tecnii::o: 

Nelsinho Batista. 

GOLS: Marcinho aos 13' do IT; e, Renato aos 11' e Washington aos 27' do 2T. 

PUBLICO: 19.006 pessoas. 

RENDA:/ 

OBS.: Como experimento nesse certame paulista-; os- joges-foram apitados por dois-Mbitros, J1<.~e 

tambem experimentavam utilizar urn spray, cuja tinta surnia da grama apes alguns minutos: 0 
experimento com o spray agradou muito e passou a ser utilizado tambem no Campeonato 

Brasileiro no segundo semestre desse ano. 

DERBI 171 

Ponte Preta 1 X 1 Guarani 

DATA: 21/10/2001. 

LOCAL: Estadio Moises Lucarelli I Majestoso. 

COMPETICAO: 19° Rodada do Tumo Unico da Fase de Classifica<;ao do Campeonato Brasileiro 

de 2001. 

ARBITRO: Cleber Wellington Abade (SP). . . 

PONTE PRETA: Alexandre Negri; Carlos Alexandre (Marco Aurelio), Rodrigo, Alex Oliveira e 

Elivelton; Fabinho (Andre Santos), Mineiro, Dionisio e Pia (Marquinhos); Macedo e Washington. 

Tecnico: Oswaldo Alvarez "Vadao". 

GUARANI: Gleguer; Luciano Baiano, Lica, Sangaletti e Jadilson; Henrique, Caio, Furnagalli e 

Eduardo Marques (Marcinho); Leo e Sinval. Tecruco: Ze Mario. 

GOLS: Macedo aos 27' e Sangaletti aos 29' do IT. 

EXPULSOES: Rodrigo e Leo aos 17' do IT, apes Leo simular urn penalti e Rodrigo partir para 

cirna xingando, o que levou LOO a '"enca..ra.d.d.' tamhffin, e apesar de nao haver agress3o nenhnJ.l.la, 

ambos foram expulsos. 

PUBLICO: 17.125 pagantes. 

RENDA:/ 

OBS.:/ 

XI - 3. Localizacao das arenas do Derbi: 
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11 Campo do Sao Vicente: (2 jogos). Na Vila Industrial, a Rua Francisco Teodoro, proximo a 
atual Avenida General Carneiro, num terrene municipal. Ao seu !ado ficava o Asilo Sao Vicente de 

Paulo. 0 terrene foi cedido pelo entao prefeito de Campinas, Heitor Penteado. 

2) Campo da Vila Industrial: (1 jogo). Bairro da Vila Industrial. 

3) Campo do Cruzeiro: (2 jogos). Localizava-se perto do atual Cemiterio da Saudade e foi o 

primeiro campo da Ponte Freta. 0 Campo do Cruzeiro se localizava ao !ado do antigo Cruzeiro das 

Missi5es, onde hoje estil a Igreja de Santo Antooio. 

4) Campo do Guanabara F. C.: (2 jogos). Na Rua Jose Paulino. 

5) Hipodromo Campineiro: (16 jogos). Tambem chamado "Prado do Bonfim", localizava-se no 

bairro do Bonfim. 

6) Campo do London F. C.: (1 jogo). Na Rua Augusto Cesar, no bairro do Cambui. 

7) Campo de Souzas do Arraial F.C.: (1 jogo). Localizado no hoje distrito de Campinas, Sousas. 

8) Estadio do Guarani F.C.: (38 jogos). Tambem chamado de "Pastinho", era localizado 

inicialmente na Rua Jose Paulino e posteriorrnente na Rua Bariio Geraldo de Rezende, proximo a 
Rua Barao de Itapura. 

9) Estadio Dr. Horacio Antonio da Costa Ida Mogiana: (10 jogos). 0 Estildio da Mogiana se 

localiza no bairro do Guanabara. 

10) Estadio Moises Lucarelli I Majestoso: (52 iog<:>s). Localiza-se na pra9a Dom Francisco 

Ursaia, s/n, entre as ruas Capitao Pedro Alcantara e Casper Libero, ao !ado da estrada de f'trrO da 

Fepasa, no bairro do Proen9a, proximo a divisa com o bairro da Ponte Freta, que se localiza do 

outre !ado da estrada de ferro da F epa sa. 

11) Estadio Brinco de Ouro da Princesa: (5~ joggs). Localiza-se na Avenida Imperatriz Tereza 

Cristina, nfunero 11, entre as avenidas Princesa D'Oeste e Guarani, no bairro do Proenya; na 

divisa com o Jardim Guarani. 

12) Estadio Paulo Machado de Carvalho I Pacaembu (Sao Paulo - SP): (1 jogo). Estadio 

administrado pela Secretaria Municipal de Esportes de Sao Paulo. Localiza-se na Pra9a Charles 

Miller, sem numero, em Sao Paulo, SP. 

XI - 4. Resumo dos Derbis: estatisticas 

D 'b" d" d 171" 367 
er 1s 1sputa os. .. . . . .. ....... ... .. . . . ............... .......... JOgos. 

Vitorias da Ponte Preta ........................................ 54 vit6rias. 

Vitorias do Guarani ............................................. 60 vit6rias. 

Empates .............................................................. 56 em pates. 

Resultado desconhecido ...................................... 1 jogo com placar desconhecido. 

Gols da Ponte Preta ............................................ 218 gols alvinegros (saldo de -14 g9ls). 

Gols do Guarani ................................................. 232 gols alviverdes (saldo de +14 gols). 

As maiores goleadas da hist6ria dos derbis: 

I) Guarani 6 X 0 Ponte Preta (05/06/1960)- diferenc;:a de 6 gols (6 X 0) 

2) Guarani 5 X 1 Ponte Preta (28/08/1955)- diferenc;:a de 4 gols (5 X 1) 

3) Ponte Preta 4 X 0 Guarani (07/09/1943) - diferenc;:a de 4 gols ( 4 X 0) 

4) Ponte Preta 4 X 0 Guarani (06/07/1952) 

5) Ponte Preta 4 X 0 Guarani (22/08/1954) 

367 Niio esliio relacionados aqui os sete jogos "fantasmas". Ver rela9iio completa dos jogos e nota acima. 
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6) Ponte Preta 5 X 2 Guarani (22111/1936)- diferen9a de 3 gols (5 X 2) 

7) Guarani 5 X 2 Ponte Preta (28/04/1948) 
8) Guarani 5 X 2 Ponte Preta (29/03/1953) 

9) Guarani 4 X 1 Ponte Preta (28111/1920) - diferen~ta de 3 gols ( 4 X 1) 
1 0) Guarani 4 X 1 Ponte Preta (23/0811942) 

11) Ponte Preta 4 X 1 Guarani (31/01/1943) 
12) Ponte Preta 4 X 1 Guarani (13/01/1957) 

13) Ponte Preta 4 X 1 Guarani (1 0/08/1958) 

14) Guarani 3 X 0 Ponte Preta (12/03/1922)- diferen~ta de 3 gols (3 X 0) 
15) Ponte Preta 3 X 0 Guarani ( 14/06/1925) 

16) Ponte Preta 3 X 0 Guarani (08/06/1941) 
17) Guarani 3 X 0 Ponte Preta (18/08/1946) 

18) Ponte Preta 3 X 0 Guarani (07/06/1953) 
19) Guarani 3 X 0 Ponte Preta ( 19/05/1957) 
20) Guarani 3 X 0 Ponte Preta (25/09/1960) 

21) Ponte Preta 3 x 0 Guarani (20/07/1980) 

22) Ponte Preta 3 X 0 Guarani (09/06/1985) 

Os tres maiores artilheiros da hist6ria dos derbis: 

1) Zuza do Guarani ..................................................... 17 gols. 

2) Cilas da Ponte Preta ............................................... 9 gols. 
3) lsaldo da Ponte Preta e Augusto do Guarani .......... 7 gols. 

XI 5. Hinos oficiais de Ponte Pre.ta.e .. Guarani 

Hino da A .A . Ponte Preta 
(Letra e Musica de Renato Silva) 

"Estandarte desfraldado, 

Preto e branco e sua cor, 

Ponte Preta vai pro campo, 

para mostrar o seu valor. 

Ponte Preta inflamante, 

Ponte Preta emo~tao, 

Ponte Preta gigante, 

ra9a de campeao. 

Seu estadio e o Majestoso, 

seu nome uma gloria, 
Ponte Preta sempre sempre, 

na derrota e na vit6ria, 

es amada Ponte Preta, 

orgulho de nossa terra. 

358 



Ponte Preta de paz. 

Ponte Preta de guerra. 

Ponte Preta de paz. 

Ponte Preta de guerra." 

Hino do Guarani F.C. 
(Letra e Musica: Oswaldo Guilherrne) 

"Eu levo sempre comigo, 

em todo o campo que eu for, 

a bandeira do verde e branco, 

simbolo do torcedor. 

Brinco de Ouro, a nossa taba, 

construido com devoyao, 

nossa familia bugrina, 

tern ra9a e tradiyao. 

Avante, avante meu Bugre, 

com fibra e destemor, 

a cada nova jomada, 

Guarani e mais amor. 

Avante, avante meu Bugre, 

que nos, vibramos por ti, 

na vit6ria ou na derrota, 

hoje e sempre Guarani." 

XI 6. Os presidentes de Ponte Preta e Guarani. 
' 

Ponte Preta: 

1906 a 191 L .. Pedro Vieira da Silva (que assumiu com menos de 20 anos) 

191 L .............. Pedro Vieira da Silva e Jose Rodrigues 

1912 ............... Jose Rodrigues 

1913 ............... Jose Rodrigues e Dante Pera 

1914 ................ Dante Pera 

1915 a 192L ... Capitao Pedro de Alcantara 

1922 ................ Capitao Pedro de Alcantara e Carlos Pilz 

1923 ................ Capitao Pedro de Alcantara, Jose Rodrigues Pinheiro e Manoel Lopes 

Cardoso 

1924 ................ Aiberto Pinheiro e Jose Teodoro Siqueira e Silva 

1925 ............... Jose Teodoro Siqueira e Silva e Duilio Pompeu 

1926 ................ Paulo de Souza Gomide e Dr. Olympic Dias Porto 
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1927 ................ Alberto Pinheiro e Dr. Joao P.enido Burnier 

1928 ................ Dr. Waldemar Rangel Belfort de Mattos 

1929 ................ Sylvio de Oliveira Andrade e Dr. Edg_ard Ariani 

1930 ................ Dr. Cortes de Barros 

1931 ................ Luiz Ricardo Schreiner .e.D.LErancisco Ursaia 

1932 a 1935 ..... Dr. Francisco Ursaia 

1936 a 1938 ..... Pedro Pinheiro 

1939 a 194l.. ... Dr. Francisco Ursaia 

1942 ................ Paulino Moregola e Jose Canttisio 

1943 ............... .Jose Canttisio 

1944 a 1945 ..... Dr. Francisco Ursaia 

1946 ................ Dr. Jose de Angelis 

1947 a 1949 ..... Ayrton Jose do Couto 

1950 ................ Marinho Ferreira Jorge e Dr. Olympia Dias Porto 

1951... ............. Dr. Olympia Dias Porto 

1952 ................ Arnalda Nunes Tubino 

1953 ................ Ralpho Fonseca Ribeiro 

1954 ................ Ralpho Fonseca Ribeiro e Irmante Lucarelli 

1955 a 1956 .... Irmante Lucarelli 

1957 ............... Hamleto DiGiulio e Elysio Ferreira Linhares 

1958 ............... Eiysio Ferreira Linhares 

1959 ............... Eiysio Ferreira Linhares e Vicente Mutto 

1960 ............... Antonio Mingoni 

196l... ............ Antonio Mingoni e Olinde Rondino 

1962 ............... Sandro Ferraris e Antonio Garutti 

1963 ............... Natal Gabetta e Bernardo Kaplan 

1964 ............... Olindo Rondino e Antonio Mingoni 

1965 ............... Antonio Mingoni e Dr. Mathias Jose de Barros Ponikwar 

1966 a 1968 .... Ralpho Fonseca Ribeiro 

1969 a 1973 .... Dr. Sergio Jose Abdalla 

1974 a 1975 .... Coronel Rodolpho Pettenit 

1976 ............... Coronel Rodolpho Pettenit e Dr. Lauro de Moraes Filho 

1977 a 1978 .... Dr. Lauro de Moraes Filho 

1979 ............... Dr. Lauro de Moraes Filho e Edson Aggie 

1980 a 198l....Edson Aggie 

1982 ............... Dr. Lauro de Moraes Filho 

1983 ............... Dr. Lauro de Moraes Filh() e Aritonio Cirf()s Corsini 

1984 a 1986 .... Carlos Luiz Vacchiano 

1987 ............... Carlos Luiz Vacchiano e Marcos Garcia Costa 

1988 a 1990 .... Dr. Lauro de Moraes Filho 

1991.. .............. Dr. Lauro de Moraes Filho e Marco Antonio Abi Chedid 

1992 a 1996 .... Marco Antonio Abi Chedid. 

1996 e 1997 .... Nivaldo Balbo 

Desde 1997 ..... Sergio Carnielli 
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Guarani: 

1911 a 1912 .... Vicente Matallo 

1913 ............... Pompeo de Vito e Mario Branco de Godoy 

1914 ............... Antonio de Souza Letro e Pompeo de Vito 

1915 a 1917 .... Pompeo de Vito 

1918 ............... Armando Sames, Pompeo de Vito e Carmine Alberti 

1919 ............... Pompeo de Vito, Julio dos Santos Motta, Manoel Antonio Ruas e Reinaldo 

Laubstein 

1920 ............... Carrnine Alberti 

1921 a 1923 .... Antonio Albino Junior 

1924 ............... Jose de Queiroz Telles 

1925 ............... Galdino Morais Alves, Jose Ferreira de Godoy e Carmine Alberti 
1926 ............... Dr. Lucio Pereira Peixoto, Dr. Benedito da Cunha Campos 

1927 ............... Dr. Benedito da Cunha Campos 

1928 .............. .italo Franceschini 

1929 ............... Augusto de Carvalho Asbahr 

1930 ............... Dr. Romeu Tortima e Dr. Arnaldo de Campos 

1931... ............ Dr. Alexandre Chiarini 

1932 ............... Frederico Borghi 

1933 ............... Dr. Romeu Tortima 

1934 ............... Augusto de Carvalho Asbahr 

1935 a 1936 ... .Joiio Mezzalira 

1937 ............... Dr. Vicente Torregrossa 

1938 ............... Dr. Januario Pardo Meo 

1939 ............... Dr. Januario Pardo Meo e Prof Floriano de Azevedo Marques 

1940 ............... Prof Floriano de Azevedo Marques · 

1941.. ............. Dr. Sebastiiio Otranto 

194 2 .............. .J ayme Serra e J oiio Mezzalira 

1943 ............... Dr. Alfredo Ribeiro Nogueira 

1944 ............... Cesar Contessotto 

1945 ............... Guilmer Cury Zakia 

1946 ............... Artemiro Caruso Andreoli 

1947 ............... Dr. Sebastiiio Otranto e Emilio Porto 

1948 ............... Dr. Romeu Tortima 

1949 ............... Dr. Nilo de Rezende Rubim e Cesar Contessotto 

1950 ............... Cesar Contessotto e Dr. Romeu Tortima 

1951... ........... .Isolino F erramola 

1952 .............. Dr. Romeu Tortima 

1953 .............. Dr. Ruy Vicente de Mello e Cesar Contessotto 

1954 .............. Dolor de Oliveira Barbosa 

1955 .............. Miguel Moreno 

1956 .............. Esmeraldino Antunes Barreira 

1957 .............. Emilio Porto 

1958 ............. .Jayme Silva 
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1959 .............. Mario Brocchi 

1960 a 1962 ... Jayme Silva 

1963 .............. Jamil Gadia 

1964 ............... Jaime Silva 

1965 ............... Miguel Moreno 

1966 ............... Eder Guimaraes Leme e Joao Motta 

1967 ............... Jaime Silva, Manoel Marques e Eduardo Jose Farah 

1968 e 1969 .... Miguel Moreno 

1970 a 1977 .... Leone! Almeida Martins de Oliveira 

1978 e 1979 .... Ricardo Chuffi 

1980 a 1983 .... Antonio Tavares Junior 

1984 a 1987 .... Leonel Almeida Martins de Oliveira 

1988 a 1999 ... Luis Roberto Zini 

1999 a 200l...Jose Luiz Lourencetti. 

XI 7. Campeonato Campineiro368 

Ano Entidade Campeao Vice Observa<;oes 

1907 I I I Apesar de se cogitar 
al realiza<;ao de urn certame na 

cidade, ele nao aconteceu. 

1912 Liga Openiria de PontePreta Guarani Participaram: Pont-e Pr.eta, 
369 Foot-Ball Guarani, Corinthians- F. C .. , 

S.C. Operario, London F.'C. e I 
Intemacional F.C.M .. 

1916 Associa<;ao Gua.ani ... Campinas. 3-S.C. Whiteieam.l- 4-PontT I 
370 Campineira de Black Team Preta I 5-London F:C.. ·· 

1 
Foot-Ball (ACF) Pelo "2"' Quadros": 1 :p':mte 

I 
Preta I 2-Guarani I ~ I .)-

Campinas Black Team /. 4-

S.C. White Team I 5-London 

F.C .. -

1917 ACF S.C. White Ponte Preta 3 -Guarani I 4-Vila Industrial 

Team F.C. I 5-Conmrd.iaF _c __ 

368 Estao faltando muitos dados sobre o Campeonato Campirreiw ao Iongo dos anos, principalmente enfre 
os anos 50, 60 e 70. A Liga Campineira de Futebol, infelizmente, niio possui urn arquivo e tamrem muitas 
niio disp(le de muitas informa<;5es sobre o seu certame no passado, realizado desde 1935. Muitas dessas 
informa<;5es se perderam. Talvez seja possivel recompor essa hist6ria do certame campineiro atraves de 
urna pesquisa mais aprofundada na cidade, em arquivos dos jomais de Campinas e regiiio (que de forma 
espocidica podem ter realizado uma cobertura da competi<;iio), jomais e entidades comuuitlirias de bairros, 
arquivos pessoais, etc. 
369 De 1908 a 1911 niio foi realizado nenhurn certame na cidade, e tiio pouco houve alguma iuiciativa. A 
Liga Opeciria de Foot-Ball foi criada e extinta no mesmo anode 1912. 
370 A Liga Opeciria de Futebol organizou apenas urn certame. De 1913 a 1915 niio houve disputa do 
certame campineiro. 
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Pelo "205 Quadros": 1-
Concordia F.C. I 2-Guarani I 

3-Ponte Preta I 4-S.C. Wlii.te 

T earn I 5-Vila Industrial F. C .. 

1918 I I /. Nao houve dispu.ta.-nesse. ano., 

pois o certame do ano anteri6r 
foi bastante tumultuadb. A 

competiyiio come9ou com l 0 
times e terminou com 5, alem 

do enceff~-· ter 

acontecido no anode 1918: 

1919 ACF Guarani Ponte Preta Pelo "205 Quadros": 

Concordia F.C .. •. 

1920 ACF Guarani ... 

1935 Liga Campineira Ponte Preta 
. 

Pelo "2os Quactrbs": POI}te 
371 de Futebol (LCF) Preta. 

1936 LCF Ponte Preta Guarani 3-Campinas F.C. I 4-E.C. 

Mogiana I 5-E C. €orinthiai)S 

I 6-Bonfim F.C. e Guanabara 

F.C. I 7-Voluntarios da Patria 

F. C .. 

1937 LCF Ponte Preta Campinas 3-E.C. Mogiana e Guaraai I 4-

F. C. E. C. Corinthians I 5-

Guanabara F.C. e Bonfiin F.C. 

I 6-Voluntilrios da Patria F. C .. 

Pelo ''2os Quadros": Ponte 

Preta. 

1938 LCF Guarani EC. Participaram: Ponte Preta, 

Curinthians. Guarani, E.C Mugiana, E. C. 

Corinthians, Campinas -F.c.; 

Bonfim F.C:· e -Guanabara 

F.C.. 
. . 

Pelo "205 Quadros": 1-E.C. 

Mogiana I 2-Poll1e Preta e 

-Guarani. - ~ 

1939 LCF Guarani E.C · JcPonte Pfeta I 4-E.O:. 

Mom ana Corinthians I 5-Guanabara 

F.C. I 6-Campinas F.C. I 7-

BonfimF.C .. 

Pelo "2°' Quadros": !-Guarani 

I 2-Ponte Preta I 3-E.C. 

Momana. 

1940 LCF Ponte Preta E. C. 3-Guarani I 4-E.C. 

371 Em 1920, a ACF se e"1inguiu. De 1921 a 1934 nao houve disputa do certame campineiro. 
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Mogiana Corinthians I 5-Guanabara 

F.C. 16-Carnpinas F. C .. 

Pelo "205 Quadros": 1-E.C. 
.. 

Mogiana I 2-Ponie Preta e 
Guarani I 3-Guanabara F.C. I 

4-E.C. Corinthians I 5-
. Campinas F. C .. - -

1941 LCF Guarani Guanabara 3-Ponte Preta e E. C. Mogiana 

F.C. I 4-Campinas F.C. I 5-E.C. 

Corinthians. . 

Pelo "205 Quadros":·J-Eluarani 

I 2-E.C. Mogiana I 3-Ponte 
Preta I 4-Guanabara F. C. I 5-

Campinas F. C. I 6-E.C. 

Corinthians. -

1942 LCF GU:iirani Participaram: ·Fonte Pret5l, 

Guarani, Campinas F.C., 

Guanabara F.C. e E.C 

Mogiana. . .... 

Pelo "2°' Quadros": Guararii. 

1943 LCF Guarani Ponte Preta Participaram: Ponte Preta, 

Guarani, Campinas F.C., 

Guanabara F.C., -··EC. 

Mogiana e E.C. Corinthians. 

Pelo "2os Quadros": Ponte \ 
Preta. 

0 Torneio Inicio e o certame 

juvenil foram amb-os vencfdos 

pelo E. C. Corinthians. A 

Ponte Preta foi v1ce no 

certame juvenil. . 

1944 LCF Ponte Preta E. C. 3-Guarani e E. C. Corimhians. 

Mogiana Pelo "205 Quadros": !:.Ponte 

Preta I 2-Guanabara F.C. I 3-

Guarani I 4-E.C. Mogiana. 

Pelo Juvenil: · -E.C. 

Corinthians. 

1945 LCF Guarani E. C. 3-Ponte Preta I 4-Guanabara 

Mogiana F.C. I 5-E.C. Corinthians. 

Pelo "2os Quadros": E. C. 

Mogiana. 

1946 LCF Guarani Ponte Preta 3-E.C. Mogiana I 4-

Guanabara F.C. I 5-Campinas 

F. C. 16-E.C. Corinthians. 
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1947 LCF Ponte Preta Guarani 3-E.C. Mogiana I 4-
372 

Guanabara F.C. I 5-Campinas 
. ·-- F.C. I 6-E.C. Corinthians . 

1948 LCF Ponte Preta E. C. 3-Guarani 
Mogiana.. 

1949 LCF C.A Ponte Preta, Guarani e E.C. 
Valfnhense Mogiana tam bern 

participaram. 

1950 LCF C.A 
V alinhense-· 

1951 LCF 

1952 LCF Rigesa Guarani A Ponte Preta foi terceira 
colocada e o E.C. Mogiana 

ficou na sexta posiviio. -
Pelo ''2os Quadros": 1-E.C. 

Mogiana I 2-Guarani e Ponte 
Preta. 

1953 LCF Guarani 

1954 LCF 

1955 LCF ' -
1956 LCF 

1957 LCF Guarani 

1958 LCF 

1959 LCF 

1960 LCF I 

1961 LCF 

1962 LCF 

1963 LCF 

1964 LCF 

1965 LCF 

1966 LCF 

1967 LCF 

1968 LCF 

1969 LCF 
! .. 

1970 LCF 

1971 LCF 

1972 LCF 

1973 LCF 

1974 LCF 

"' Como Ponte Preta, Guarani e E. C. Mogiana ( chamados na epoca de 'The Big Three" - "Os tres 
Grandes" - do futebol campineiro, numa alusao ao "Trio de Ferro" ou os "Tres Grandes" de Sao Paulo: 
S.C. Corinthians P., S.E. Palmeiras e Sao Paulo F. C..) comec;aram a participar nesse ano do Campeonato 
Paulista profissional organizado pela Federa9fro Paulista de Futebol (F.P.F.). iniciando na II Divisao. essas 
equlpes passaram a atuar no Campeonato Campineiro com seus respectivos times aspirantes ou juvenis. 
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1975 LCF 

1976 LCF 

1977 LCF 

1978 LCF 

1979 LCF 

1980 LCF 

1981 LCF Clube Nova Europa 

Rhodia F.C. 

1982 LCF S.E.R. Vila- . €rube-· 

Marieta Rhodia 

1983 LCF Clube S.E. Canto 

Rhodia - daVila 

1984 LCF Botafogo S.R.C. PQ 
. F.C. Universidad 

1985 LCF E. C. UnidosF.C 

Gazeta
373 

1986 LCF S.R.C. PQ-t Sao· 

Universidad Crist6vao 

A. C. 

1987 LCF Parque S..RC. FQ 

Brasilia Universidad -

1988 LCF Gremio E. C. Sao 

Santa Isabel Vicente. 

1989 LCF S.RC. PQ Unidos 

Universidad Anchieta 

F.C. 

1990 LCF S.R.C. PQ Unidos -
Universidad Ancl1ieta-

F.C. •. 

1991 LCF S.R.C. PQ Parque 

Universidad . Brasilia ... 

1992 LCF S.R.C. PQ Parque 

Universidad Brasilia 
. 

1993 LCF Yara Clube G.R. Oli 

de Campin 

1994 LCF Yara Glttbe- A&.Gttara· 
de Campin 

1995 LCF C.R. E.C. Uniao 

Flam en go 

1996 LCF A.D. Guani CA 
Campinense 

3
'
3 0 E. C. Gazeta, fundado em 10 de junho·ck,.-1950, chegott·a se profissionalizar, jogando o Campeonato 

Paulista da III Divisiio, organizado pela Federa<;ao Paulista de Futeool, F.P.F., no anos de 1986 e 1987.' 
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1997 LCF AD. Guara D.F.S. Vila . 

Riea-·· 

1998 LCF D.F.S. Vila C.R. 
Rica Flamengo 

1999 LCF D.F.S. Vila P&:q~~e 

Rica Brasilia 

2000 LCF Boa VIsta ·E.cPureza 

F.C. 

2001 LCF C.R. E. C. 
Flamengo- · Juventos · -

De 1912 a 1946, anos em que Ponte Preta, Guarani e E. C. Mogiana jogaram com suas 
equipes principais, o titulo campineiro sempre ficou com Ponte Preta ou Guarani, exceto 
uma vez: 

- Os campeoes dos 17 certames disputados entre 1912 e 1946: 

-Guarani- 10 titulos (o time tambem conquistou os titulos de 1953 e 1957); 

- Ponte Preta - 6 titulos ( o time tam bern conquistou os titulos de 194 7 e 1948); 
- S.C. White Team- 1 titulo. 

- Os vice-campeoes dos 17 certames disputados entre 1912 e 1946: 

-Ponte Preta - 4 vezes; 

-E. C. Mogiana- 4 vezes (o time tambem foi vice-campeao em 1948); 

- desconhecido - 3 vezes; 
- Guarani - 2 vezes ( o time tambem ficou o vice-camQeonato em 1947 e 1952); 

- Campinas F. C. - 1 vez; 

-E. C. Corinthians- 1 vez; 

- Guanabara F. C. - 1 vez. 

XI 8. Campeonato Paulista e Campeonato B:_asileiro 

Ponte Preta no Campeonato Paulista 

ANO COL PAR PG. JOG VlT EMP DER G.P. G.C. S.G. CAMPEAO 
1928 3° 12 30 22 13 4 5 57. 36 21 S.C. Internacional 
1929 3° 11 24 18 11 2 5 I I I C.A. Paulistano 

(OBS.: De 1947 a 1950, a Ponte Preta disputou a II Divisao) 
1951 7° 15 26 28 8 10 10 52 51 1 S.C. Corinthians P. 

1952 11° 16 23 30 9 5 16 54 59 -5 S.C. Corinthians P. 

1953 6° 15 28 28 10 8 10 41 36 5 Sao Paulo F.C. 
1954 6° 14 25 26 11 3 12 45 48 -3 S.C. Corinthians P. 

1955 8° 14 21 26 7 7 12 44 52 -8 SantosF.C. 

1956 11° no Tomeio de Classificayil.o que classificou 10 equipes de urn total de 18 para 
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a fase final. A Ponte Preta terminou com 15 pontos, 1 a menos que o C.A. 
Juventus, 10° colocado e classificado. 0 Santos.F.C. foi bi-campeao. 

1957 7° 20 13 lS 6 1 n 22- 4-2 -20 Satl-Paulo F.
1
C. 

1958 14° 20 31 38 11 g 18 48 77 -2g Santos F.C 
1g5g 13° 20 31 38 .. IT T I9 5T 86 -2g S.EPilJmeiras 

1g60 18° 18 17 34 .4 g 2.L 44. 81 -37 SantosF.C. 

(OBS.: A Ponte Preta foi rebaixada para a II Divisao, permanecendo ate 1969) 

1970 2° 10 22 18. 7 &. 1. L7 14 3 SaoPauloF.C. 
1g71 6° 12 22 22 g 4 g 22 1g 3 Sao Paulo ~C. 

1972 7° 12 21 22 5.. l.L .... 6.... 19 2.Q -1 S.E.. Palmeiras 
1g73 6° 12 23 22 7 g 6 17 1g -2 SantosF.e~ e 

1974 go 14 25 26 10 5 
A. Portuguesa D. 

11 18 20 -2 S.E. Palmeiras 
1g7s go 19 27 28 9 9 10. 32.. 2.5. 7 Sao Paulo F.C. 
1g76 60 18 ~' 28 14 5 g 30 17. 23 S.E. PalmeiPas .:>.:> 

lg77 zo 1g 65 43 23 14 6 .... 64. 32 32 S.C. Corinl:hiatts P. 
1g78 so 20 63 47 24 15 8 66. 36 30 Santos F. C. -

i 

1g7g zo 20 4g 47 15 lg 12 ... 41 35 6 S.C. CorinJ:hiru;ts P. 
1980 30 20 50 38 17 16 5 57 32 15 Sao Paulo F.C: 
lg81 zo 20 66 52 22 22 8. 72.. .. 42 30 Sao Paulo..EC. __ 

1982 40 20 44 38 14 16 8 44 28 16 S.C. Corinthians P. 
1g83 70 20 41 44 14 13 17. 47. 4g -2 S.C. Corinthians P. 
1g84 so 20 45 38 17 ]] 10 51 .. 36 15 Santos F.C. 
1985 go 20 38 38 13 12..... 13. 42._ 35 7 Sao Paulo F.C. 
]g86 13° 20 35 38 11 13 14 41 43 -2 I • aJ A.A. Intemacwn 
]g87 1g0 20 31 38 7 17 14. 2.6. 42 -16 Sao Paulo Ff 
(OBS.: A Ponte Preta disputou a II Divisao em 1988 e Jg&g) 

1g9o 15° 24 
,, 

" ]] 11 lL " 34 -1 C.A. Bragan~10 .).) .).) .).)_ 

1gg] 70 14 27 26 8 ]] 7 26 18 8 Sao Paulo F .. 
(OBS.: Nesse ano a Ponte Preta disputou o Gn:rp-o Amarelo, uma especie de 2P Divi~ao, 
com os 10 ultimos times de ]ggo e 4 times da Divisao de Acesso, totalizando 28 equipes 
na competi<;:ao- eram dois grupos com 14 times cada) 
1gg2 40 28 40 32 .. 14 12.. .. 6. .. 43. 3.3. 10 Siio..Paulo F,C. 
(OBS.: Nesse ano a Ponte Preta voltou a disputar o Grupo Amare1o, porem conSeguiu se 

classificar para a II Fase ao contnirio do ano anterior) 
1gg3 13° 18 25 30 7 11 12 . 32 41 _g S.E. Palmeiras 
1g94 130 16 26 3Q 8. 10 12... 37.. 44 -7 S .E...Palmei.Tas 
19g5 16° 16 2g 30 7 8 15 30 55 -25 S.C. Corinthians P. 

(OBS.: APonte Preta disputou a II Divisao de 1gg6 a 1ggg) 

2000 so 17 44 26 13 5 8 43 37 6 Sao Paulo F.C. 

(COL: coloca<;:iio; PAR: participantes; P.G.: pontos ganhos; JOG: jogos; VIT: vit6rias; 

EMP: empates; DER: derrotas; G.P.: gols pro; G. C.: gols contra; e S.G.: saldo de gols). 

Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 
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1971 a 1975- A Ponte Preta nao jogou o Campeonato Brasileiro. 

1976 - Logo na estniia a Ponte Preta chegou ate a III fase, ultima antes das semi-finais, 

terminando em 4° Iugar no Grupo Q (com 9 times). 

1977 - Mais uma vez a equipe chega ate a---IU- fase, ultima antes- das ~-finais, 

terminando em 4° Iugar no grupo U (com 6 times). ' 

1978 - Pela terceira vez a Ponte Preta chega ate a III fase, ultima antes das quartas-de

finais, terminando em 3° Iugar no Grupo R(com8 times). 

1979 - Nao participou. ' 

1980 - A Ponte Preta, para variar, chega-mais nma:·vezate-a: III fase, uma antes das sel)Ji-
finais, terminando em 4° e ultimo Iugar no. grup!) 0. - · ~ 

1981-3° Iugar. ' 

1982- A equipe chega ate a II fase; umafase-antes-das-oitavas-de-final, teuninando e~ 3° 
Iugar no Grupo 0 (com 4 times). - - -

1983 -A Ponte Preta chega ate a II fas..e •. ante.s .. deu.ma_terceira fase, terminando em., 4° e 

ultimo Iugar no Grupo J. " 

1984- Nao participou, e jogou a-2° divisiio do-€ampeunato·B~asileiro. 

1985 -A equipe chegou ate a Iliase,_urna_antes..da.s semi~.finais, terminanda em3° ~ugar 

no Grupo I (com 4 times). ' 

1986 - A Ponte Preta chegou are·a-H fuse; urnaantes-das-oitavas-de-finais; terminando em 

8° Iugar no Grupo E (com 9 times). 

1987 a 1997- A Ponte Preta nW.voltoo-mai&--ad~ o-Campoonat~·BI:a-sikiro cit 1° 

Divisao. -

1998 - A Ponte Preta terminou em na 1 r·posi<;ao entre 24 c!ubes que disp\ltaram a fase 

de classifica<;ao. 

1999 - A Ponte Preta ficou com a 7° posi~o. num certame.disputado por 22 times. 0. time 

de Campinas chegou ate as quartas-de-final. · ' 

2000 - A Ponte Preta fez uma boa- campanha; chegarrdo' are as oitavas. de fulat quai)dO 

entao perdeu vaga na fase seguinte para o Gremio F.P. (RS). Nesse ano disputou-se a 

Copa Joao Havelange, e a Ponte Preta disputou o modulo azul, equivalente a Serie A, uma 

"primeira" divisao disputada por 25 times. 

Guarani no Campeonato Paulista 

ANO COL PAR P.G. JOG VIT EMP DER G.P. G.C. S.G. CA.i\1PEAO 

1927 40 14 21 16 1Q 1 5.. 5.8.. 4L 17 Pales.tra It;\]ja 

1928 40 7 11 12 5 1 6 27 24 ~ S.C. Corinthians P. _, 

1929 50 8 6 7 2 2 3 15 15 0 S.C. Corinthians,P. 

1930 60 14 29 26 13 
~ 10 66. - 52 14 S.C. Corinthians P. _, 

1931 70 14 26 26 11 4 11 54 ... 49 5 Sao Paulo-Floresta 

(OBS.: 0 Guarani disputou a II Divisao de 1947 a 1949) 

1950 60 12 23 22 9 5 8 34 41 -7 S.E Palmeiras 

1951 60 15 32 28 13 6 9 52 54 -2 S.C. Corinthians P. 

1952 90 16 27 30 12 3 15 50 .. 59 -9 S.C. Corinthians P. 

1953 50 15 31 28 12 7 9 39 34 - 5 Sao Paulo F. C. 

369 



1954 go 14 24 26 10 4 12 37 44 -7 S.C. Corinthians P. 
1955 60 14 27 26 11 5 10 4g 44 .4 Santos F.C. 

1956 0 Guarani tenninou em 14° com 12 pontos.ganhos.ao !ado da A Eerroviaria E. 

no Torneio de Classi.ficayao que precedeu o campeonato, ficando-de fora da fase 

final do certame, que-reania os-dezprimeiws deumtotal de jg clubes·:O·Samps 

F.C. foi o campeao Qaulista desse ano. ·· · 

1957 0 Guarani tenninou em 16° com 13 pontos ganhos no Torneio de Classificayao 

que precedeu o campeonato, fi~ fora.dafase.tlnal, que reuniu os drz 

primeiros de urn total de 20 clubes. 0 Sao PauloF:C·ficou como titulo: 
195g 14° 20 31 3g 12 7 19 53 94 -41 ·Santos F.C. 

1959 130 20 31 3g 12 7 19 57 &L -24 S.E. Palmeiras 
70 ' 1960 jg 3g 34 14 10 10 59 52 .. 7 Santos-F. C. 

1961 70 16 ~~ 30 15 3 12 53 42 11 Santos F. C. .).) 

1962 gO 16 29 30 11 7 12 50 45 5 Santos F.C. 

1963 60 16 30 30 13 4 13 4g_ 4g ____ 0 S.E. Palmeiras 

1964 70 16 31 30 14 ~ 

13 46 44 2 SantosF.C. .) 

1965 70 16 30 30 13 4 13 45 47 -2 Santos F. C. 

1966 13° 15 21 2g 9 
~ 

16 34 43 -9 S.E. Palrneitas .) 

1967 gO 14 21 26 8 .. 5 13_ 34. 36. -2 SantosF.C. 
196g 90 14 22 26 g 6 12 28 29 -1 Santos F.t. 
1969 70 14 23 26 9 5 12 35 40 -5 Santos F. C. 

1970 gO 10 14 1g 4 6 g 19 26 -7 Sao Paulo. F. C. 

1971 gO 12 19 22 5 9 .8. 22. 29 ... -7 Sao .. J:>aul.o F f-
1972 60 12 22 22 8 6 g 16 22 -6 S.E. Palmeiras 

1973 50 12 2g 22 10 g 4 24 15 9 Santos F.C, e 

A Portugue~a D. 

1974 60 14 31 26 11 9 6 26 jg g S.E. Palmeiras 

1975 60 19 35 2g 12. .. LL 5.. 43_ 26 ... 17 Siia..Paulo E; C 

1976 
~o 

18 39 2g 12 14 2 3g 20 1g S.E. Palmeitas .) 

1977 60 19 53 43 18. 14. LL 49 37 12 S. c_ Carinthia of P. 

197g ~o 
63 48 23 17 g 77 41 36 .) 20 Santos F.C .. .-

1979 40 20 52 45. ... 2.Q 12.. 13.. 6l 34. 27 s_c.~P 
19go 70 20 44 38 16 12 10 57 42 15 Sao Paulo F.C. 

198.1 
~o 

20 67 50 2.4 n 9 . 8.9. 5.3 3.6 Siia..Paulo E. C. .) 

1982 gO 20 39 38 14 11 13 46 45 1 S.C. Corintikns P. 

1983 16° 20 32 3.8 .10 .. 12... 16... 41 43.. -2 S_CCorinthianst. 
19g4 60 20 45 38 16 13 9 51 34 17 SantosF.C .. ·· 

19g5 30 20 46 40 14 18 g 39 38 1 Sao Paulo F.C. 

19g6 17° 20 34 38 10 14 14 40 47 -7 A.A. Internacional 

1987 12° 20 37 38 9 19 10 29 25 4 Sao Paulo F.C. 
19gg 2o 20 36 27 13 10 4 43 20 23 S.C. Corinthians P. 

1989 70 22 32 25 10 10 5 40 21 19 Sao Paulo F.C. 

1990 60 24 38 35 10 18 7 29 22 7 C.A. Bragantino 

1991 60 2g 35 32 12 11 9 30 2g 2 Sao Paulo F.C. 

1992 70 16 36 32 11 14 7 42 34 g Sao Paulo F.C. 
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1993 50 1g 42 36 17 g 11 46 44 2 S.E. Palmeiras 
1994 100 16 27 30 g 11 n 47 46 1 S.E. Palmeiras 
1995 60 16 45 30 12 9 9 40 36 .. 4 S.C..Corinthians'P. 
1996 llo 16 34 JO .9. 7. 14 21. 42.. .. -15 S.E .. Palmeiras 
1997 go 16 29 23 7 g g 37 45 _g S.C. Corinthiw'P. 
199g 50 16 SaoPaulo..F.C. 
1999 11° 16 S.C. Corinthians'P. 

2000 SaoPaulo.E.C. 

(COL: co1oca<;:ao; PAR: participantes; P.G.: pontos ganhos; JOG: jogos; VII: vitorias; 

EMP: empates; DER: derrotas; G.P.: go1s Qr6; G. C.: go1s contra; S.G.: saldo de !$Ols) 

' 

Guarani no Campeonato Brasileiro 

1973 - 0 Guarani chega ate a III fase, ultima antes da fase final que reuniu os quatro times 
finalistas, terrninando em go Iugar no Grupo B..(comlO times). 

197 4 - A equipe chega ate a II fase, ultima antes da fase final que reuniu os quatro times 

finalistas, terrninando em 4° Iugar no Grupo 1 (com·6-times). . 

1975 - 0 Guarani chega ate a III fase, ultima antes..das. semi-finais, teaninando eQ1 6° 

Iugar no Grupo A (com g times). ' 

1976 - A equipe chega ate a Ill fase; Ultima antes das-semi~finais, terrninandu em-5° Iugar 
no Grupo R (com 9 times). ' 

1977 - 0 Guarani chega ate a II fase, ante.s. da Ill fase,.terrninando em 4° Iugar no Grupo 
j 

L (com 5 times). 

197g - E campeao brasileiro, ap6s veneer- dtras-vezes; em €ampinas e =.-5m:r Paulo. o 

S.E. Palmeiras. 

1979 - A equipe chega ate a III fase, ultima ante.s .. das. sem.i,finais, tenninando em 3° Iugar 

no Grupo P (com 4 times). " 
19go - Mas uma vez o Guaran!- chega·ate--a-H!--fase, ultima antes· das-semr-finais, 

terrninando em 2° Iugar no Grupo N (com 4 times}. ·-

19g1 - Nao participou, mas conquistou a Tar;a de Prata, a segunda divisao do 

Campeonato Brasileiro. 

19g2 - 3° Iugar 

19g3 - 0 Guarani chega ate a III-fase, uitima-ames.das-semi.-finais, tmlli>ll!BOO-em-4,0 e 

ultimo Iugar no Grupo T. ./ 

19g4 - Nao participou. 

19g5 - A equipe chega ate a II fase~_ultirna. ant.es. das semicfinais, tenninando. em 2° Jugar 

no Grupo 1 (com 4 times). · 

19g6 - Vice campeiio brasileiro, ao perder a decisao -em Campinas para cr Sau-Paulo K C. 
da capital. · -

19g7 - Nao participou, mas foi vice carnpeao do Modulo Amarelo, a segunda divisao do 

Campeonato Brasileiro. 

19gg - 0 Guarani niio consegue chegar its quartas-de-final, ap6s disputar o Grupo B ( com 

12 times) nasI e II fases, ficando em 4° Iugar e 10° Iugar, respectivamente. 
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1989 - A equipe termina em 9° Iugar no Grupo A (com 11 times). da .. l fase, nao 

conseguindo se classificar para a II fase, e pior, com essa classificayao o time- e rebaixado 
a 2° divisao do Campeonato-Brasi:leiro:-

1990 - Nao participou e disputou a.2° divisao.d.o.Camp.e.o.nato .. Brasileiro. __ . 

1991 - Niio participou e disputou a 2° divisiio do Campeonato Brasileiro, conseguiHdo 

classificayao para disputar novanrenteno-ano-seguirrte-a-!0 d!v:isao. , 

1992 - 0 Guarani termina em 9° 1ugarno .. Grup.o. L (com I 0 timea)._ da . .L fase) nao 

conseguindo classificayao para a II fase. 

1993 - A equipe chegou ate a fase semr-final;··irlti!mr-antes· da decisao; tei mina:ndcr em 3° 
- - - I 

Iugar no Grupo F (com 4 times). 

1994- 3° Iugar. 

1995 - 0 Guarani terminou na -~ po~eatre-24-times. 

1996 - Embora tenha terminado em 3° Iugar na classifica9iio geral entre 24 times, a equipe 

nao conseguiu se classificar para as semi-finais, caindo na fase de quartas-de-final, ap6s 

perder a classificayao para o Goias E. C. (GO) em dois jogos, uma derrota em Goiarua por 

3 X 0 e urn empate em 1 X 1, em Campinas. 

1997 - 0 Guarani fez uma campanha ruim,.terrninand.o .. e.rn 21° Iugar em .. 26 times 

participantes, proximo a zona de rebaixamento. ' 

1998 -Entre 24 participantes, o Guarani-teuniiiOu na-rni:m-1·9°- posiyiio-no- ceitarfle. 

1999 - 0 Guarani conquistou a 8° posicao entr:e. .as. 22 participant.ea .. iia.. fas,e de 

classificayiio, disputando posteriormente as quartas de final, quando entao foi eliminado. 

2000 - 0 Guarani disputou o m6dukrazut mr Serie-k- a ''primeira"· dTvisao ·c da CJ>pa 

Joao Havelange, mas nao conse21iu se classificar entre os doze para a fase seguinte do 

certame. 

XI 9. Os principais titulos da Ponte Preta e Guarani 
) 

·-" 

Ponte Preta 

1912- Campea Campineira, Lig;1_0peraria de Foot-Ball, L.O.F. (primeiro titulo da hist6ria 

pontepretana); 

1923- Campea da Zona Paulista, Associayao Paulista de Esportes Atleticos, A.P.E.A.; 

1925- Campea da 4°Regiao, A.P.E.A; 

1926- Campea da Simpatia (eleita-pelG..¥Gt9-~u.~.:.'CiuooMais Simpatico 
1
da 

Cidade"); - -

1927- Campea da Zona Mogiana, Liga de Amadores de Foot-Ball, L.AF.; 

1928 - Bi-Campea Paulista dos 2°s Quadros (2° time ou aspirantes/reservas) - Divisao 

Principal da L.A.F., e 3° Iugar no CampwnatQ.-Paylista da Liga de Amadores, de 

Futebol, L.AF.; 

1929-3° Iugar no Campeonato Paulista da L.AF.; 

1930- Campea invicta da 4• Regiao, A.P.EA; 

1933- Campea invicta da Subdivisao de Campinas da ainda prirnitiva Federa<;:ao 

Paulista de Futebol, F.P.F.; 

1935/36/37- Tri-campea Campineira de 1°s e 2°
5 

Quadros (ganhou nos tres anos nos dois 

quadros, sendo que 193 5 foi o primeiro Campeonato da Liga Campineira de 
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Futebol, L.C.F.); 

1940 - Campeii Campineira invicta, L. C.F.; 

1943- Campeii do Tomeio Confratemiza9iio Esportiva contra o rival Guarani F. C.; 

1944- Campeii Campineira e Bi~Campea.dos..2~sQuadi:os~LC.F.; 

1947- Campeii do Tomeio de Veriio da F.P.F., e Campeii Campineira-da1• Divisiio de 

Amadores da L. C.F .; 

1948- Bi-Campeii Campineira da 1• Divisiio de Amadores da L.C.F.; 

1949 - Campeii do Tomeio "Taya Cidade de Campinas", disputado entre Ponte Preta, 

Guarani F. C. e Mogiana; e-Campeii-de-T omeio .o:T~a- A Gazeta-'" entfe tY.!] 
aspirantes; · 

1950 - Bi-Campeii da "Ta9a A Gazeta"; 

1951 - Sobe para a Divisao Principal do_Campeonato.Paulist~Campeii da.l 0 Divi~iio 

de Amado res da Cidade, L. C. F., Campeii invicta de Amadores do Interior·e' do 

estado pela F.P.F.; 

1952- Campeii do Tomeio Triangular, disputado entre Ponte Preta, Guarani F.C. e Bangu 

A C. (RJ), e vencedora do concurso "0 Clube Predileto do Interior"; 

1954- Campeii do Grupo Intermediario do Campeonato Paulista da F.P.F., e Campeii 

profissional invicta de Campinas ( 4° Centenario de Sao Paulo); 

1961 - Vice-cam pea da Primeira DivisiiG-(DivisiiG-de Aeesso.) diante da Prudtmtina.,de 

Presidente Prudente; ~ 

1965 - Vice-campeii da Primeira Divisiio (Divisao de Acesso) diante da A A Portuguesa 

Santista; 

1969 - Campeii da Primeira Divisiio (Divisiio de Acesso ), voltando para a Divisiio Esgecial 
( 1 a Divisiio ); 

1970 - Campeii invicta do I T umo e Vice-camj:>eii paulista; 

1977- Campea do Interior (3° Trofeu "Folha deS. Paulo") e Vice-campeii paulista diante 

do S.C. Corinthians Paulista; · 

1978- Campea do II Tumo do Campeonato Paulista (Trofeu Govemador do Estado); 

1979- Vice-campeii paulista diante do S.C. Corinthians Paulista; 

1981- Vice-campea paulista diante.do.sao Pau!o_E.C..~J<)ugar.no Campeonato Brasik~ro, 
e Campea paulista das categorias infantil, juvenil e junior; · 

1981/82- Bi-campeii da Ta9a-5au-Pl'!Olode-Furebul-Jrmi:or; J 

1983 - Tri-campeii paulista de juniores (81/82/83); 

1984- Campeii do Interior (Trofeu"Folha de Sao Paulo"); 

1989 - Vice-campeii da Divisao Intermediaria (2° Divisiio} evolta para.a.Divisiio. Prffi,cipal 

do Campeonato Paulista; ' 

1991. - Campeii da Ta9a SfuTPanknld'utebot Infalltil;·e Campea-do Campeonato ~ta 

de Aspirantes da F .P .F.; 

1992- Vice-campea do Grupo Be acesso ao grupo de elite do Campeonato Paulista. 

Guarani 

1912 - Vice-campeiio Campineiro; 

1916- Campeao Campineiro; 

1916 - Vice-campeiio campineiro - 2• Quadro; 
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191 7 - Vice-campeiio campineiro - 2° Quadro; 

1919/20 - Bi-campeiio Campineiro; 

1921 - Vice-campeiio Regional, Zona Paulisttt-pela-APEA; 
1926- Campeiio Regional, 2° Regiiio, pela APEA; ~ 

1927- Quarto Iugar no Campeonato Paulista da APEA; 

1928 - Quarto Iugar no Campeonato Paulista da APEA; 

1928 - Vice-campeiio do. Torneio Inicio do Campeonato Paulista da APEA; 

1929- Quinto Iugar no Campeonato Paulista da APEA; 

1930 - Sexto Iugar no Campeonato Paulista da APEA; 

1931 - Setimo Iugar no Campeonato Paulista da APEA; 

1932- Campeiio Regional, Serie Campineira, pela APEA; 

1936- Vice-campeiio Campineiro; 

1938/39- Bi-campeiio Campineiro; 

1939- Campeiio Campineiro- 2• Quadro; 

1941/42 - Bi-campeiio Campineiro - 2° Quadro; 

1941/42/43- Tri-campeiio Campineiro; 

1943 - Vice-campeiio Amador do Interior pela FPF; 
1944 - Campeiio Amador do Interior peta FPF; ~ ···· 

1944- Campeiio Amador do Estado pela FPF; 

1945/46- Bi-campeiio Campineiro (foi o clube que mais vezes conquistou o certame); 

1946 - Vice-campeiio Amador do Interior pela FPF; 

194 7 - Vice-campeiio Campineiro; 

1949 - Campeiio paulista da PrimeiraDivisao.(a 2° Divisiio. da epoca), ganhand.o o. direito 

de disputar a Divisiio Principal a partir de 1950; . -
1 

1952 - Vice-campeiio Campineiro; 

1952 - Vice-campeiio Campineiro - 2° Quadro; 

1953- Campeiio Campineiro; 

1953/54- Bi-campeiio do Tomeio Inicio do Campeonato Paulista da FPF; 

1956 - Campeiio do Tomeio Inicio do Campeonato Paulista da FPF; 

1957- Vice-campeiio do Tomeio Inicio do Campeonato Paulista da FPF; 

1957- Campeiio Campineiro; 

1969- Vice-campeiio do Tomeio Inicio do Campeonato Paulista da FPF; 

1970 - Conquista em definitivo a Tava dos Invictos de A Gazeta Esportiva; 

1970/71- Bi-campeiio do Tomeio de Classifica9iio para 1970/71, o "Paulistinha" da FPF; 

1972 - Conquista a Tava dos Invictos, oferecida pela Federa9iio Paulista de Futebol, 

F.P.F.; 

1974- Conquistou em definitivo o II Trofeu Folha de Sao Paulo, pelo tricampeonato do 

Interior em 1972/73/74; 

1976- Campeiio do I Turno do Campeonato Paulista (Trofeu "Aimirante Heleno Nunes", 

o mais rico trofeu colocado em disputa entre os times do pais); 

1978 - Campeiio brasileiro; 

1981- Campeiio da Tava de Prata (2° Divisiio do Campeonato Brasileiro); 

1982- Vice-campeiio da Ta9a dos Campeoes; 

1986 - Vice-campeiio brasileiro; 

1987- Vice-campeiio brasileiro (do ''Modulo Amarelo", o certame da C.B.F.); 
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1988 - Vice-campeao paulista; 

1988 - Campeao Paulista de Aspirantes da FPF; 
1991 - Vice-campeao brasileiro ("Serie B", a 2° Divisao da epoca); 
1994 - Campeao amador do est.aoo; 

1996 - Campeao Paulista de Aspirantes da FPF; 
1998 - Campeao Paulista de Aspirantes da FPF; 

XI 10. Ponte Preta e Guarani: "figurinhas" 

As cole<;oes de figurinhas sao comuns no Brasil desde a decada de 50. Desde meados dos 
anos 70, Ponte Preta e Guarani tornaram-se presen<;a obrigat6ria em albuns de figurinhas 
sobre o futebol paulista e nacional. Entre 1978 e 1982, circulou uma cole<;ao chamada 
"Futebol Cards". Eram cards grandes que vinham em chicletes da Ping Pong do mesmo 

tamanho. Essa enorme e duradoura cole<;ao trouxe inicialmente cards com os principais e, 
mais fortes e tradicionais clubes do Brasil. Os times paulistas relacionados foram S.C 

Corinthians P., S.E. Palmeiras, Sao Paulo F.C., Santos F.C., A. Portuguesa D., AA 
Ponte Preta, Guarani F.C. e Botafogo F.C., que s6 entrou porter conquistado urn dos 

turnos do Campeonato Paulista de 1978. E num segundo momento, a colec;:ao trouxe 
cards com fichas tecnicas de partidas hist6ricas, intitulada "Grandes Jogos". Hoje, essa 

rara de colecionador... 

A Vet:erana, comoe chamada. e odube mais antigo de Sao 
Paulo e do Brasil em atividade. Sua fundar;lio foi em 6 de agosto 
de 1901 na Cidade de Campinas. Em 1928, convidada pe!o 
C.A. Paulistano. participava do futebol maiorde Slio 
Paulo,ficando em 3? {ugar. No a no de 1951 foi admitida no 

· campeonato da divisAo especial, caindo pela !ei do Descenso em 
1960. Vo!touaespecialem 1%9. Em sua volta nocampeo'nato 
de 1970 ficou. juntamente como Pa!meiras, vice·campea e em 
J 977 repetiu a dose na flnai como Corinthians. 
!dolosde todos os tempos: Valdir Perez, Nelson, Teod.oro, Atis, 
Chiciio. 

A.A. PONTE PRE'I 

Fundado ern 2 de abril de 1911. o Guarani s6participou de urn 
campeonato de 1927. pela APEA, quando ffcou em 4? Iugar. 
Ern 1949, quando disputava a 2~ divis!o, foi Campe:!o do 
Acesso, passando a integrar a divis§O Especial. Por viirias vezes 
foi campeao do interior paulista eo seu grande momenta 
aconteceu com a conquista do Carnpeonato Brasileiro em 1978, 
na disputa final como Palmeiras. Seu estS.dio eo Brinco de Ouro 
)ia Princesa de Campinas. 
ldolos de todos os tempos: Bene, Ferrari, Miranda, Amara!. 

GUARANI F.C. 



GUARANI F. C. 

I 

I 
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XI 11. Os maiores esguadroes da hist6ria de Ponte Preta e Guarani 
\ 

Muitos sao os times inesqueciveis de Ponte Preta e Guarani ao longo da hist6ria. E entre 

os maiores esguadroes podemos destacar os times abaixo: 

(Ponte Preta de 1977178- Em pi: Carlos, Oscar, Polozi_. Humberto, Ordiley e Toninlw Oliveira, a/em 
de OSJvaldo Brandao. Agac/zados: Lllcio, Marco Aurelio, Daria, Died e Tufa. Guarani de 1978 - Em 

pi: Edson, Miranda, Gomes, Mauro, Neneca e ze Carlos. Agacluulos: Capitcio, Renata, Careca, 
Manguinlza e Bozo.) 


