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Publicados: 

Vol. I — "Diario de Pernambuco". 
Vol. II — "Diarios do Recife — 1829/1900". 

A publicar: 

Vol. Ill — "Diarios do Recife — 1901/1954". 
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Vol. V — "Periodicos do Recife — 1851/1875". 
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Vols, seguintes — "Imprensa do interior". 
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ALGUMAS PALAVRAS 





Durante o perlodo de 1829 — quatro anos depois da 
fundagao do Diario de Pernambuco — ate 1900, surgiram 
no Recife os 66 jornais constantes deste volume. 

Todos diarios, assim nascidos na sua quase totalidade. 
Alguns, todavia, iniciaram-se como periodicos de publicagao 
semanal, a exemplo do Jornal do Recife, ou bissemanal, con-
forme A Provincia. Semelhantemente, outros de menor por-
te, que circularam por certo tempo diariamente, fazem jus 
a ilustre companhia. Houve, ate, um interiorano, alem de 
peri6dico — 0 Naxareno, que terminou sens dias na capital, 
feito diario, alias, o pioneiro dos vespertinos. 

Todos OS 66 diarios do Seculo XIX — alem do Diario de 
Pernambuco, historiado no Vol. I — foram antes regis-
tados por Alfredo de Carvalho, nos "Anais da Imprensa 
Periodica Pernambucana — 1821/1908". A grande maio-
ria, no entanto, nao Ihe mereceu mais do que algumas 
linhas; muito menos, ainda, de Sebastiao Vasconcelos Galvao. 
autor do "Dicionario Corografico, Historico e Estatistico de 
Pernambuco". De minha parte dei-lhes a devida importancia, 
estudando-lhes a existencia, iniimeras vezes de duragao restri-
ta. De dois, explicitamente declarados "publicagao diaria", 
so foi possivel encontrar comprovantes do primeiro niimero, 
restando a diivida de haverem prosseguido ou nao, a con-
cluir pela segunda hipotese. Dois outros nao deram, na rea-
lidade, mais do que tres edigoes. Varios tiveram a vivSncia 
de uma campanha eleitoral ou de simples experiencia ma-
lograda. Um deles, porem, atingiu 79 anos de circulagao 
quase ininterrupta — o Jornal do Recife, de admiraveis tra-
digoes. 

Dos 71 anos em referenda, os mais ferteis foram 1889 
e 1892, 0 primeiro com sete estreias e o segundo com seis, 
verdadeiro recorde de nascimento de diarios. 

No computo geral, fervilharam os orgaos politico-par-
tidarios, alguns dos quais desembestados em campanhas ar-
dorosas de exterminio do partido adverso, de improp6rios 
e ridiculo contra o contendor, travando discussoes tremen-
das. A polemica alcangou, entao, o seu ponto mais alto. 0 
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linguajar politico era dos mais agressivos, nao havendo maos 
a medir no descomedimento de tantas penas, muitas vezes 
brilhantes, que se esmeravam na diatribe, no doesto, no in-
sulto, no ultraje e na descompostura, ligao que nao deixou 
de ser transmitida ao nosso Seculo, cheio de surtos de civi-
lizagao. 

A propria vida geral de Pernambuco e sua historia, sob 
varios aspectos, encontra-se nas folhas liberals ou conser-
vadoras, monarquistas ou republicanas, atraves de suas lu-
tas politicas, seus problemas socials, administrativos e eco-
nomicos. 

Nestas paginas perpassam nomes que conheceram a 
gloria das letras indigenas, luminares do artigo de fundo e 
da cronica, do artigo cientifico e do comentario ligeiro, do 
con to e da poesia; herois da reportagem, da noticia e da re-
visao, alem da turma administrativa. 

O passado assinalou consideravel quantidade de jorna-
listas de escol, panfletarios, polemistas ou doutrinarios, a 
comegar pelo inolvidavel Frei Joaquim do Amor Divino Ca-
neca, seguindo-lhe o caminho outras batinas, a ressaltar 
Francisco Ferreira Barreto, Miguel do Sacramento Lopes 
Gama, Jos6 Marinho Falcao Padilha, Joao Barbosa Cordei-
ro, Joaquim Pinto de Campos e Joao Capistrano de Mendon-
ga; o inedico baiano Jeronimo Vilela Tavares, seus filhos per-
nambucanos Jeronimo e Joaquim Vilela de Castro Tavares 
e seu neto Joaquim Maria Carneiro Vilela; os bravos irmaos 
Ribeiro Roma; Jose de Vasconcelos, Antonio Vicente do Nas-
cimento Feitosa, Jose Tomaz Nabuco de Araiijo Junior, Joao 
Batista de Sa, Joaquim Nunes Machado, Filipe Lopes Neto, 
Urbano Sabino Pessoa de Melo, Antonio Peregrine Maciel 
Monteiro, Floriano Correia de Brito, Jeronimo Martiniano 
Figueira de Melo, Antonio Joaquim de Melo, Aprigio Justi-
niano da Silva Guimaraes, Franklin Tavora, Antonio Ran-
gel de Torres Bandeira, Jose Soriano de Sousa, Francisco 
de Paula Batista, Antonio Pedro de Figueiredo, Maximiano 
Lopes Machado, Braz Florentino Henriques de Sousa, Jose 
Bento da Cunha e Figueiredo Junior, Antonio Borges da 
Fonseca, Jose Nicolau Regueira Costa, Anibal Falcao, Filine 
Neri Colago, Inacio Bento de Loiola, Romualdo Alves de Oli-
veira, Francisco Leopoldino de Gusmao Lobo, Jose Maria de 
Albuquerque Melo, Jose Mariano Carneiro da Cunha, Jos6 
Izidoro Martins Junior, Ulisses Viana, Sigismundo Gongal-
ves, Faelante da Camara, Gongalves Maia, Manuel Cailano 
de Albuquerque Melo, Artur Orlando da Silva, Baltazar Pe-
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reira, Turiano Campelo, Landelino Camara e numerosos ou-
tros que, igualmente a muitos dos mencionados, transpuse-
ram o Seculo, ricos de talento e cultura. 

Fiz 0 possivel para colher o maximo da historia de cada 
um desses 66 diarios, nas diversas bibliotecas visitadas, com 
predominancia da prestimosa Biblioteca Publica do Estado, 
repleta de colegoes de jornais, revistas, albuns, almanaques, 
manuscritos e uma infinidade de diferentes papeis, desde as 
raridades bibliograficas ate os dias atuais. 

Nem sempre, contudo, sao completas as colegoes manu-
seadas. Nem sempre constam do cabegalho ou do expedi-
ente os nomes dos bravos homens da pena. Tais falhas, no 
entanto, nao sao de molde a deter a marcha da historia da 
Imprensa pernambucana; sao bastante reduzidas em face 
do acervo extraordinario de publicagoes fundadas e, mais 
cedo ou mais tarde, por sua vez, afundadas... 

Jornais de todos os feitios, de diferentes orientagoes e 
caracteristicas varias, adapteio-os, na transcrigao de topi-
cos, k ortografia atual, menos os titulos. 

Bem ou mal, pois, lango ao mundo do publicismo o 
segundo volume da "Historia da Imprensa de Pernambuco", 
compensado, do imenso trabalho empreendido, pela recepti-
vidade que obteve o primeiro: a historia unica do Diario de 
Pernambuco, o mais antigo em circulagao na America La-
tina. 

L. do N. 

Rua Guedes Pereira, 80 
— Apt° 12 — Recife — 
Pernambuco 





I. 

DIARIOS DO RECIFE - 1829/1900 





1829 

O CRUZEIRO — Jornal Politico, Literario e Noticioso 
— Comegou a circular no dia 4 de maio de 1829, em for-
mato de 30x20, com duas colunas de composigao a 18 ci-
ceros e quatro paginas, impresso em tlpografia propria, si-
tuada a rua da Cadeia (atual avenida Marques de Olinda), 
D 3. Assinatura mensal — 640 reis. Lia-se abaixo do titulo: 

" . . . 0 juizo quero 
de quern com juizo e sem paixao me leia". 

Ferreira. 

Segundo o artigo de abertura, O Cruzeiro se basearia na 
circunspegao, afastando de suas paginas tudo o que pudesse 
concorrer para a destruigao e anarquia, assim concluindo: 

"Quando houvermos de censurar os atos arbitrarios dos 
agentes do poder, nos o faremos sem aquele azedume e in-
decencia que degradam um espirito publico. Nao devendo 
constituir-nos o veiculo da satira e da imoralidade, rejeita-
remos todas aquelas correspondencias que, sem oferecer na-
da de litil, se dirigirem contra a vida particular de qualquer 
individuo. O que acharmos em Literatura e Politica conve-
niente aos principios que temos adotado, sera transcrito no 
presente jornal, que tambem se tornara interessante ao Co-
mercio. Daremos uma folha em todos os dias liteis, e fir-
mes em servir unicamente o nosso pais, seremos doceis ao 
juizo e as admoestagoes imparciais das pessoas sensatas". 

Redigido, principalmente, pelo Padre Francisco Ferreira 
Barreto (1), 0 Cruzeiro defendia os principios da sociedade 
secreta Coluna do Trono e do Altar. 

(1) 0 corpo redacional nao constava do cabegalho. Os Jomais da 
epoca omitiam-no sempre. Os artigos em geral nao tinham assinatura, 
ou eram firmados com pseudonimos, quando nao por 0 Re(]Ator. 
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Logo na edigao seguinte, foram postas de lado as normas 
de ponderagao prometidas (2), assim comegando um editorial; 
"Desde que a mania de escrever, sem medida e sem regra, 
se apoderou de certas cabegas vulcanicas, nao apareceram 
ainda dois papeis tao perniciosamente monstruosos como o 
Diario e A Abelha Pernambucana". 

Aludia, quanto ao primeiro, as "polemicas odiosas"; as 
"chufas e motejos insulsos em frase descosida"; ao "ran
cor figadal contra as autoridades", frisando: "Chamar-se-a 
mesmo a isto liberdade de imprensa?". No tocante ao outro, 
que era publicado bissemanalmente, dizia constituir uma 
"injuria atroz", para a provincia, possuir A Abelha, um 
"papelucho tao imundo" (3). 

Continuaram os ataques aos dois jornais, degenerandv. 
em polemica, especialmente com o segundo, que atacava a 
Monarquia desabridamenle, quando O Cruzeiro a defendia, 
"possuido (artigo de 18-5) da maior submissao para com o 
defensor perpetuo do povo brasileiro". 

Em artigos assinados (pratica muito rara) , o padre 
Francisco Ferreira Barreto (4) defendeu-se de acusagoes no 
tocante a sua atuagao anonima no Diario de Pernambuco, 
quando do afastamento do redator Jeronimo Vilela Tavares, 
a quem chamava "o capadocio". 

O virulento orgao veio a combater, tambem, o bisse-
manario O Constitucional e seu principal redator, Padre Frei 
Miguel do Sacramento Lopes Gama, que usava o pseudonimo 
O Sonambulo, em rijos ataques aos "colunas" (5). 

(2) Numa correspondencia para o Diario de Pernambuco, viria a es
crever, a 29-5-1829, o medico e jornalista Jeronimo Vilela Tavares, alu-
dindo a O Cruzeiro: "Periodico que, tendo-nos prometido grandes coisas, 
e que, pertencendo a Sociedade dos Cristaos Velhos, e gente da fe do car-
voeiro, se tem traduzido em pouco tempo em uma fonte inexaurivel de des-
composturas, ameagas e vituperios; e que, afinal, ficara reduzido a ga-
zeta das tabernas. 

(3) A Abelha Pernambucana era redigida pelo famoso jornalista An-
t6nio Borges da Fonseca CVer "Periodicos do Recife", vol. IV) . 

(4) Alem de eso itor, o vigario Barreto foi orador sacro dos mais 
notaveis e poeta de lara sensibilidade. Tendo falecido a 25 de fevereiro 
de 1851, sete anos depois o Padre Peixoto Duarte apresentou a Assem-
bleia Provincial um projeto que autorizava o goveino a publicar "todos 
OS seus escritos". A lei, entretanto, so foi assinada a 20 de margo de 1866, 
vindo a publicagao a efetivar-se oito anos depois, no governo de Henrique 
Pere i ra de Lucena, sob o titulo "Obras Religiosas e Profanas do Vigario 
Francisco Ferreira Barreto". 

(5) Em seu poema heroi-comico. "A coluneida", publicado apos, o 
padre Lopes Gama iniciou uma estrofe com as seguintes apostrofes: 

"O Cruzeiro, Quixote dos jornais, 
So tem revolugoes no pensamento, 
E cuida que destroi os liberals". 
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Saindo com quatro paginas, raramente com seis (nu-
meragao seguida, como em livro), trazia O Cruzeiro, as vezes, 
um Suplemento, que tanto podia ter uma so pagina im-
pressa, quanto duas, quatro ou mais, conforme as "Corres
pondencias" pagas, sem responsabilidade da redagao. 

Os editorials eram, nao todos, firmados por O Redator, 
ao passo que as Correspondencias apresentavam assinaturas 
assim: O Amigo da Verdade, O Campones, Um Dos Que Mo-
ram Aqui Mesmo, Um Imperialista Constitucional, O Sin-
cero, O Amigo de Todos, O Patriota, O Caboclo, O Vizinho, 
O Filho do Cabo de Esquadra, O Amigo das Realidades, O 
Escova-Botas, O Amigo das Coisas Antigas e outras, as vezes 
estapafurdias, alem de O Intrepido, que nao era outro senao 
o Capitao-Mor Tomaz Xavier Garcia de Almeida, Presidente 
da Provincia e um dos adeptos da Coluna do Trono. 

Afora a materia mencionada, a folha divulgava "Noti-
cias Estrangeiras", quando da chegada de navios com jor-
nais da Europa; atos oficiais e pequenos aniincios, ocupan-
do-se, aos sabados, dos "preQos correntes dos generos de im-
portagao em grosso" e do movimento do porto, com o que 
enchia, a principio, tres paginas e, depois, toda a edigao. 

A 12 de outubro, ainda de 1829, um artigo de J. B. S., 
dos mais prolixos, ocupando quase todo o jornal, fez o elo-
gio do Imperador Pedro I, a quern chamava "o Invicto", "o 
Compassivo", "o Justo", o "primeiro nas virtudes" e mais 
uma estirada de adjetivos. 

Comentando, a 11 de novembro, a Ordem do Dia do 
Governador das Armas, que dava por extinta a famosa so-
ciedade "Coluna do Trono", defendeu-se, em artigo assina-
do, o Vigario Barreto, de aleivosas acusagoes. Disse, por 
exemplo, que nela foi admitido no dia 21 de margo do ano 
em curso. Assistira a cinco sessoes preparatorias. Mas a 
Coluna nao chegara a instalar-se, porque nao tinha conse-
guido a aprovagao de S. M. Imperial, "por ora", a siiplica 
feita, nesse sentido, por 14 "cidadaos de preponderancia", 
§le a frente. Repeliu a acusagao de ser um "conventi-
culo sedicioso e demagogico" (6), achando que a proclama-
gao do Governador das Armas, General Antero Jose Ferrei-
ra de Brito, era "um grito de rebate, uma declaragao de guer-
ra". Nada temiam, todavia, os amigos fieis de S. M. Im
perial. Concluiu erguendo vivas ao Imperador. 

(6) Por sua vez, escrevia O Sonambulo, no Dlario de Pernambuco: 
"Colunista e sinonimo de jesuita, gente hipocrita e superlativamente ve-
Uiaca, gente abominavel e de um egoismo fora de todas as marcas". 
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Em prosE'eguimento as criticas formuladas contra o 
Padre Frei Lopes Gama, escreveu O Escova-Botas o seguinte 
Aviso, na edigao de 15 de dezembro, em caracteres espaltia-
fatosos: "O Reverendissimo sr. D. Abade de Sao Bento man-
de agarrar quanto antes o apostata Frei Sonambulo, que 
esta escondido na rua do Cabuga, preparando-se para ir de 
muda para o engenho Matapiruma, montado no livro das 
Conlas". 

Depois, uma Correspondencia de 18 de Janeiro de 1830, 
assinada por Todos, frisava que "Frei Violao Sonambulo per-
guntara a si mesmo quando acabariam suas polemicas. E 
respondiam Todos: "Quando? Quando ele trabalhar para 
comer. Quando nao estiver mais de pernas para o ar, sonam-
bulando e, ao mesmo tempo, mentindo a S. M. I. que se 
acha enfermo e quer mais um ano, alem de tres que ja teve 
para curar os nervos frouxos". 

A proposito da nomeacao de Lopes Gama para a ca-
deira de Retorica do Seminario, sem concurso, martelou a 
mesma Correspondencia; "Frei Sonambulo nunca fez exa-
me de Retorica, nem se sabe com que mestre aprendeu esta 
arte, e obteve a cadeira por alto e contravengao da lei". 

Seguiu a folha diaria o seu programa polemico sem al-
teracjao, enfrentando, no segundo ano, mais um contender: 
O Popular, redigido, tambem, pelo Padre Lopes Gama. 
Transferiu-se a tipografia para a rua dos Quarteis, do Bair-
ro de Santo Antonio, Decima 11, e, por fim, para a rua da 
Aurora, D. 16, sem interromper a circulagao, ate que, a 30 
de dezembro, verificado o afastamento do Padre Francisco 
Ferreira Barreto, provavelmente desgostoso com a queda da 
Coluna do Trono e do Altar, divulgou o seguinte Aviso: 

fiste periodico principia a ser redigido por um novo re-
dator, o qual, pelos conhecimentos, e pela coragem, com 
que se propoe a debelar o partido inimigo do Imperador e 
da Constituigao, se faz credor de que os srs. assinantes 
conLinuem a coadjuvar urn jornal que tem sido o terror dos 
niveladores. Havera, como ate agora, muita prontidao em 
se publicarem os anuncios, para prova de quanto o redator 
e grato aos srs. assinantes. O Amigo do Povo (7) deixa 
por agora de sair, e com antecipagao se publicara quando 
liouver de aparecer a nova redagao". 

No editorial da primeira edigao de 1831, datada de 3 de 

(7) Semanario politico, igualmente defensor da Coluna do Trono, 
destinado a secundar as campanhas d'O Cruzeiro (Ver "Periodicos do Re
cife", Vol. IV). 
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Janeiro, lia-se: " . . . a nossa divisa sera sempre Imperador e 
Constituigao". 

Continuou, porem, alacando o Diario de Pemambuco e 
OS escritos de Lopes Gama e mais O Republico, de Borges 
da Fonseca, publicado no Rio de Janeiro, continuador da 
campanha da Abelha Pernambucana contra o Absolutismo. 
Apareceu ate um colaborador com a assinatura Sonambulo, 
mas esta palavra de cabega para baixo, que criticava acer-
bamente o famoso professor de Retorica. 

Estendeu-se a existencia d'O Cruzeiro ate 6 de maio de 
1831, quando saiu o n.° 98, que foi o ultimo (8) . Nos dois 
anos anteriores tinliam circulado 465 edigoes (Bib. Pub. Est. 
e Bib. Nac.) (9) . 

1832 
DIARIO DOS POBRES — Jornal de pequena estatura 

(20x14), uma so coluna de composigao, surgiu no dia 16 de 
Janeiro de 1832, "impresso por Joao Nepomuceno de Melo, 
na Tipografia Fidedigna", instalada a rua das Floras, D. 
17. Lia-se sob o titulo, o que permaneceu ate o ultimo mi-
mero, com a assinatura de Marco Aurelio: "Nao sao os ra-
ciocinios, nao sao as riquezas, a gloria nem os prazeres que 
tornam o homem feliz, sao suas agoes. Para que elas sejam 
boas e preciso conhecer o bem e o mal: e preciso saber para 
que o homem nasceu, e quais sao seus deveres". 

O artigo de apresentagao ocupou todas as quatro pa-
ginas do jornal, nao comportando mais nenhuma materia. 
Explicava, inicialmente, a razao do titulo Diario dos Pobres, 
frisando, a certa altura: 

" . . . podera um pobre, que mal pode ganhar com que 
se alimentar, comprar, diariamente, uma ou outra folha por 
quatro vintens? nao, de certo: e se este tiver uma folha aon-
de lendo encontre a sua instrugao por um vintem, deixara de 
comprar? parece-nos que nao: logo, temos que as primeiras 
serao dos ricos e as segundas dos pobres". 

(8) Alfredo de Carvalho ("Anais da Imprensa Periodica Pernambu-
cana — 1821-1908") regustara o n» 97, de 5 de maio de 1831, como tendo 
side o ultimo publicado. Pior fez Sebastiao Galvao ("Dicionario Coro-
grafico, Historico e Estatistico de Pemambuco"), que mencionou como 
ultimo o de 30 de abril de 1830. 

(9) A colegao da Biblioteca Nacional e incompleta, pois sd atinge 9 
de abril de 1831. 
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Manifestou-se, noutro topico, contra a aleivosia, a in-
triga, a adulagao e as "fastidiosas polemicas". Mais adian-
te: "Nao escreveremos para partidos; a imparcialidade e os 
ditames da opiniao publica guiarao as doutrinas que emi-
tirmos a bem dos nossos concidadaos. Importa anunciar o 
fim da nossa folha; nossos limitados conhecimentos nao po-
dem atingir a todas as materias. Ensinaremos os deveres a 
que somos adstritos e obrigados na Sociedade Civil, aqueles 
mesmos que a natureza impos ao homem para com seus se-
melhantes, as relagoes que ele deve entreter para com seu 
criador. 

"Nao seremos indiferentes ao bem estar do belo sexo, 
ao luxo que tem aumentado futeis necessidades: e sobre 
este objeto langaremos mao do ridiculo (1), a imitagao do 
Simplicio no Rio de Janeiro, e do Pereira na Bahia. A mar-
cha do governo, seus atos merecerao nossas atengoes. A 
curiosidade far a com que os nossos concidadaos desejem ver 
na nossa folha insertas algumas leis, decretos, etc.; satisfare-
mos seus desejos, guardaremos um lugar para estes objetos. 
Admitiremos correspondencias na forma da lei, e que se nao 
apartem das condigoes que temos estipulado. Invocamos o 
auxilio dos nossos concidadaos para uma empresa tao difi-
cultosa". 

Concluiu, apos consideracoes sobre a "invengao dos ti-
pos": "Com efeito, e a imprensa, hoje livre, que devem os 
Estados o seu crescimento, os homens o conhecimento dos 
seus direitos, e os sabios a memoria dos seus escritos trans-
mitidos sempre de umas geragoes para outras". 

(1) No seu segundo numero, o Diario dos Pobres comentava: 
"Muito admiramos o gosto das nossas patricias para as tais modinhas; 

quanta teteia ha, quanto ropaozinho, penteadinhos trazem os Monsieurs 
de la France, de tudo dao te; quer haja ou nao dinheiro o marido ou pai 
ha de trazer para casa o que se pode; se Lolo gostou de uma guarnigao 
que Tet6 comprou, seu gostinho ha de ser satisfeito, e assim mal chega 
O que se ganha para tanto trapinho, para tantas francesias, ate que o 
taful de bom gosto destina seus duzentos ou trezentos mil reis para man-
dar lazer uma maquina de cunhar dinheiro verdadeiro, e desde esse 
tempo podem as senhorinhas desejar o que for mais esquisito. Por6m 
quando elas p5em o pezinho fora da porta, 6 que gosto! Se em casa tem 
a barriguinha grande, o duro espartilho na rua anuncia o contrario; se 
sao descadeiradas, o artificio frances supre esta falta da escassa natureza, 
elas nem se importam, nem dao fe disso; o altivo penteado oculta aos 
olhos dos curiosos petimetres algumas faltas; uns sapatinhos de estalo, e 
apertadinhos, machucam os seus pes se e que eles sao grandes; a maci-
lenta palidez do rosto e substituida pela purpurea composigao francesa, e 
entao o que poderao dizer as mas linguas de um corpo esbelto e compri-
mido, de um semblante sempre risonho e encantador? Digam o que qui-
Eerem, porque tomamos a repetir, elas nao dao fe disso, aliis seriam 
ainda mais tolas". 
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As edigoes seguintes prosseguiram a numeragao das pa-
ginas, como se fossem fascicules de livro, para encadernar. 

Circulando "diariamente, te meio dia", inseria, ora um, 
ora dois artigos, sem titulo e quase sempre sobre temas fi-
losoficos, terminando com uma "Variedade", em poucas 
linhas. 

Publicaram-se, apenas, 22 numeros, o ultimo dos quais 
datado de 10 de fevereiro (Bib. Pub. Est.) (2). 

1833 
DIARIO DO GOVERNO (1) — 6rgao da administragao 

provincial, trazia de permeio ao titulo as armas imperials e, 
abaixo, a frase de Condillac: "Si el gouvernement est fait 
par tous, et pour tous, ses precedes ne doivent point etre-
caches a la Nation". 

Circularam, apenas, 14 numeros, de 15 a 30 de abril de 
1833 ("Anais", de Alfredo de Carvalho) (2) . 

DIARIO DA ADMINISTRAQAO PUBLICA DE PERNAM
BUCO — Comegou a circular a I.'' de maio de 1833, em subs-
tituigao ao precedente, obedecendo ao mesmo formate de 
30x20, a duas boas colunas, impresso por Joao Nepomu-
ceno de Melo, na Tipografia Fidedigna, a rua das Flores, D. 
17. Prego da assinatura mensal — 800 reis No cabecalho, o 
mencionado pensamento de Condillac, em frances e portu-
gues: "Se o governo e feito para todos, e por todos, o seu pro-
cedimento nao deve ser oculto da Nagao". 

Recebia "anuncios e Correspondencias, vindo aqueles 
assinados e estas, alem disso, reconhecidas". Saia a lume 
todos OS dias, menos aos domingos e santificados, tendo qua-
tro paginas, as vezes seis e ate oito, ou um Suplemento. Nu-
meragao de paginas seguida de uma edigao para outra. Afo-
ra OS atos oficiais, nao so da provincia, mas igualmente fe-

(2) Colegao desfalcada. 

(1) Subordinado ao mesmo titulo, circulara, em 1824, um jornal que 
nada tinha de diario. Em identicas condigoes encontravam-se: o Diario 
da Junta do Govemo, o Diario da Junta do Govemo de Pemambuco e o 
Diario do Govemo de Pemambuco, publicados entre 1823 e 1824. Final-
mente, o Diario do Conselho Geral da Provincia de Pemambuco, de 1829, 
tambem nao se publicava diariamente (Ver "Periodicos do Recife" Vol. IV). 

(2) Nao existem comprovantes dos 14 numeros do Diario do Govemo. 
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derais e das provincias vizinhas, divulgava pequenas noti-
cias e informagoes ligeiras. 

As Correspondencias, inseridas no corpo das edigoes co-
muns ou nos Suplementos, traziam assinaturas como estas: 
O Amigo dos Ladroes, O Desejoso do Exterminio dos Caba-
nos, Inimigo dos Malandrinos e de Quern se Denega ao Ser-
vi?o da Patria, O chimango da Paraiba e tantos outros, a sa-
lientar O Redator do Carapuceiro ou O Sonambulo (pseu-
donimos do Padre Frei Miguel do Sacramento Lopes Gama), 
que combateu, com veemencia, a anistia concedida aos Ca-
banos, grupo de fanaticos internado no interior de Pernam-
buco e das Alagoas, que vivia a saquear, roubar e guerrear, 
enfrentando ate forgas do Exercito, "em nome" da Religiao 
(havia padres que os insuflavam) e a prol da restauragao de 
Pedro I no Trono. 

Opinava O Carapuceiro que alguns Cabanos, dos mais 
influentes, deviam ir a forca, para servir de exemplo aos 
demais, em vez de ser premiados com a anistia, que eles des-
respeitavam. 

Outra campanha movida pelo Diario foi a da defesa da 
moeda de cobre, que os comerciantes se negavam a receber, 
sob o pretexlo de serem falsas, o que levou o governo de 
Francisco de Carvalho Pais de Andrade a tomar medidas 
energicas contra os que assim procediam. 

Ao terminar o ano, 200 numeros ja publicados, lia-se, 
na edigao de 30 de dezembro: "Se no primeiro tomo, cujo 
ultimo niimero e o de hoje, fizemos quanto pudemos para 
satisfazer a expectativa de nossos assinantes; se os trabalhos 
da Administragao exatamente tem sido publicados; se temo'^ 
arredado quanto e possivel do corpo de nosso diario polemi-
cas injuriosas; se sempre a vida privada de quem quer que 
seja tem sido por nos religiosamente respeitada; este mesmo 
piano continuara a servir de regra invariavel na redagao do 
2.^ tomo, continuando desta sorte a publicagao deste perio-
dico que tanto tem agradado ao publico. O Sonambulo conti-
nua a enriquecer as paginas do nosso diario". 

Na mesma data a folha divulgava o seguinte aviso: "To-
dos OS amincios dos srs. assinantes que nao excederem de 
oito linhas impressas, e que, vindo assinados, forem entre-
gues na tipografia ate uma hora da tarde, serao infalivel-
mente publicados gratis no diario seguinte: os que, porem, 
forem entregues depois dessa hora, serao publicados nesse 
didrio se for possivel. As correspondencias que nao forem de 
interesse publico nunca serao admitidas no corpo do diario, 
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mas sim em suplemento, pagando os srs. assinantes, unica-
mente, as despesas de tipografia e papel; e os que nao forem 
assinantes mais um terco do total destas despesas". 

Ao iniciar o segundo tomo, a 2 de Janeiro de 1834, lan-
Qou o Diario da Administragao Publica de Pernambuco bem 
elaborado editorial, assim iniciado: "Entramos no ano em 
que o Brasil tern de ver consolidar a sua liberdade, em que o 
Codigo fundamental do Imperio garantira as provincias aque-
la quantidade de poderes compativeis com as suas circuns-
tancias, em que enfim teremos que ver estatuido em nossa 
patria o sistema de federagao que nos convem". 

Apos algumas consideragoes sobre a necessidade da re-
forma da Constituigao, terminou o articulista com o seguinte 
conselho aos liberals: "Arrependei-vos enquanto e tempo; 
poupai-nos o desgosto de vos punir! Deixai de ser inimigos 
ate de vos mesmos! Tremei, tremei de um dia de desespero". 

Manifestou-se O Sonambulo, na edigao de 25 de julho, 
contra as ideias republicanas do redator da Sentinella da Li
berdade, assim concluindo longo artigo: "Finalmente, eu 
tremo quando ouco falar em Republicas no Brasil. Va o 
ilustre SentineUa por esse centro, observe as ideias, os pre-
juizos, OS habitos, a estupidez desses povos; e diga ao depois, 
com sinceridade, se nos temos gente capaz de ser regida por 
fesse sistema. Os que, no Brasil, se lembram de Republica, 
ou sao utopistas inconsiderados ou ambiciosos famintos que 
anelam mudangas para arranjar os seus interesses". 

As edigoes de 7 a 16 de setembro deram cobertura as 
comemoragoes da independencia do Brasil, quando foram 
dlvulgados versos patrioticos de Jos6 Joaquim de Oliveira Ma-
ciel e Justiniano Ant6nio da Fonseca, este com dois poemas, 
um deles dedicado "aos mdrtires da liberdade brasileira, no 
seu solene aniversario". 

Continuou a publicagao regular do Diario da Adminis-
tragao, redigido, ora por Jose Bernardo Fernandes da Gama 
era por Jose Xavier Faustino Ramos, impresso, desde o quar
to mes de fundagao, na Tipografia de Pinheiro & Faria, sî  
tuada a rua das Cruzes (atual do Diario de Pernambuco) 
n.° 5. 

Tendo encerrado o ano com 286 niimeros, iniciou o tomo 
III a 2 de Janeiro de 1835. 

Na edigao de 4 de abril lia-se a nota a seguir: "Temos 
a anunciar aos nossos leitores que estamos encarregados da 
publicagao de todos os trabalhos da nossa Assembleia Pro-
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vincial, no que nao so seremos pronto, mas escrupulosa-
mente cuidaremos em que tudo se publique com a maior 
exagao". 

Logo mais, todavia, cessava a atividade do Diario da Ad-
ministragao Publica de Pernambuco, com o n.** 93, de 30 de 
abril (1), para fundir-se com o Diario de Pernambuco. 

Em nota publicada na edigao anterior, declarara a re-
dagao que, em vista de nao ser possivel publicar tudo o que Ihe 
mandavam os assinantes, devido ao pequeno espago da folha, 
desgosto que tambem afetava ao Diario de Pernambuco, "e 
ainda mais para o comedo dos leitores, os quais, para saber 
de todas as noticias, se veem obrigados a assinar ambas, que 
as vezes no mesmo dia publicam a mesma coisa; contratamos 
refundi-las em uma so, do tamanho do Jomal do Coramer-
cio do Rio de Janeiro, tomando nos parte na redagao". 

Concluiu dizendo: "Os artigos ou pegas que se publica-
rem no novo jornal, e pelos quais formos responsaveis, terao 
no fim o seguinte Sinai — Gm" (2) (Bib. Pub. Est.) (3) . 

A QUOTIDIANA FIDEDIGNA — Em pequeno formato 
de 30x20, com quatro paginas a duas colunas de composigao, 
comegou a publicar-se em outubro (1) de 1833, impresso na 
Tipografia Fidedigna, de Joao Nepomuceno de Melo, insta-
lada a rua das Flores n ° 17. 

(1) Ja existiam, nos primeiros decenios do seculo passado, os maus 
pagadores. Tres meses apos o desaparecimento do jornal em referenda, 
precisamente a 3 de agosto de 1835, publicava o Diario de Pernambuco, na 
segao "Avisos Particulares", o contundente lembrete que vai aqui abaixo: 

"O cobrador do extinto Diario da Administra^ao, para ajustar as suas 
contas e salvar o seu credito para com o redator, se vera forgado a publi
car o nome daqueles srs. que nao Ihe tem querido pagar as assinaturas 
que devem, se por esta ultima vez nao pagarem a quern Ihes levar o re-
cibo dos meses que nao tem pago. A tipografia paga-se, o papel compra-
se, OS distribuidores pagam-se e o cobrador tambem e pago, e isto nao se 
faz com palavras, e com dinheiro. Quern nao pode assinar periodicos nao 
OS assina, e quem assina paga. Ha quem deva ate de fevereiro, nao obs
tante o cobrador todos os meses fazer-lhes bastantes visitas!!! Nao estd 
mais para cansar as pernas debalde — Joaquim Jose Moreira". 

(2) Assinatura que correspondia ao nome de Jose Bernardo Fernan-
des da Gama. 

(3) Nao e complete a colegao manuseada. Na biblioteca do Institute 
Arqueologico, Historico e Geografico Pernambucano, encontra-se, por aca-
so, um volume com os comprovantes tinicos de 1833. 

(1) Nao foi possivel constatar mais do que isto: A Quotidiana Fide
digna estreou no mes de outubro, antes do dia 22. Alfredo de Carvalho re-
gistou, nos "Anais": " . . . em fins de 1833", ao passo que Sebastiao Galvao, 
que so fazia copiar aquele autor, entendeu de determinar, erradamente, o 
mes de novembro . . . 
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6rgao "politico, moral, literario e noticioso", "saira to-
dos OS dias uteis ao amanhecer. file contera as leis e decre-
tos mais interessantes da Assembleia Geral, Corresponden-
cias que nao toquem na vida privada, seja de quem for, de-
vendo estas ser assinadas e reconhecidas; anuncios, Avisos 
particulares, entradas e saidas de embarcagoes, e artigos, 
quer politicos, que se nao deslisem do atual sistema do Bra-
sil, quer de Literatura e Moral. O prego da assinatura men-
sal sera de 600 reis, pagos adiantados, como e de costume. 
Os srs. assinantes terao a regalia de publicar gratis os seus 
anuncios e correspondencias ate 50 linhas impressas, e os 
que o nao forem pagarao 20 reis por cada uma" (2). 

Verificada a inexistencia de comprovantes anteriores, 
publicou-se o n.° 106 a 1.° de margo de 1834. Sob o titulo 
trazia o seguinte conceito de Montesquieu: "Toda a admi-
nistragao misteriosa sempre foi e sera ignorante, desastro-
sa, corruta". 

orgao ligado aos Caramurus (Conservadores), contou 
com a colaboragao de Joao Jose Ferreira de Aguiar, Manuel 
Tomaz dos Santos, Joaquim Jeronimo Serpa, Manuel Bar-
bosa da Silva e Manuel Filipe da Fonseca Candi. Afora esses 
nomes, de aparigao rara, divulgava Correspondencias e Co-
municados, subscritos com pseudonimos curiosos e estram-
boticos, a saber, entre outros: O Espanhol Que Quer se Na-
turalizar, O Lampeao, O Que Nao Morre de Caretas, O Estu-
dante Foveiro. O Apaixonadissimo dos Bons Empregos Pii-
blicos, O Amigo da Lei e Compadecido do Esqueletado Te-
souro. 

Inseria, ainda, "Artigos de Oficio", "Variedades", "Ma-
ximas e Pensamentos", "Avisos Particulares", registo do 
Porto, anuncios de escravos fugidos, vendas, compras e lei-
loes, em poucas linhas. Quando aportavam navios do Sul 
ou da Europa, a folha enchia-se de transcrigoes dos jornais 
recebidos. Chegou a fazer, segundo Leduar de Assis Rocha 
(3), "ruinosa concorrencia ao Diario de Pernambuco". 

Destacava-se a colaboragao d'O Sonambulo (pseudoni-
mo do Padre Frei (4) Miguel do Sacramento Lopes Gama), 

(2) Notas colhidas no "Anuncio" publicado no peri6dico O Carapace!-
ro, de 28 de setembro de 1833, que informava o proximo aparecimento d'A 
Quotidlana Fidedigna. 

(3) "Figueiroa do Diario". 
(4) Em agosto de 1834 secularizou-se o famoso frade beneditino, o qual-

segundo declarou, em "anuncio" inserto no Diario da Administra^ao Pu-
blica, do dia 20, passava a assinar-se Miguel do Sacramento Lopes Gama. 
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que alimentou, sobretudo, campanha contra o movimento se-
dicioso dos Cabanos, que agiam, no interior da Provincia, 
desde fins de 1832. Era mesmo essa campanha o objetivo 
principal d'A Quotidiana Fidedigna, que estampava amplas 
informagoes procedentes do acampamento legal. 

A edigao de 20 de margo divulgou uma proclamapao do 
Vice-Presidente, no exercicio da Presidencia, Manuel de Car-
valho Pais de Andrade, na qual se conclamavam os guardas 
nacionais de Una e Serinhaem, assim concluindo: "Eia! 
Marchai conosco, aniquilemos os cabanos e gritemos triun-
fantes: Viva a Santa Religiao de N. S. Jesus Cristo; viva a 
Assembleia Geral e viva o Sr. D. Pedro I I " . 

Noutra proclamagao, a 28 de abril, do Acampamento de 
Limeira, Pais de Andrade oferecia, em nome da provincia, 
uma gratificagao de 800$000 a quern Ihe apresentasse, vivo 
ou morto, a cabeca dos rebeldes Vicente Ferreira de Paula 
(depois morto em combate), e outras, de 400$000 a lOOfOOO, 
pela prisao dc amotinados de menor porte. 

O n.° 187, de 19 de junho, divulgou u'a mensagem da 
Camara Municipal do Recife, de saudacao ao presidente Pais 
de Andrade, a quem cabia a gloria de haver acabado com 
"essa desoladora guerra". 

Enquanto isto, liam-se correspondencias d'O Atonito, O 
Olindense, O Anacoreta, O inimigo da calunia, O Anti-Anar-
quista e outros. Quando mais crescida a materia geral, A 
Quotidiana fazia-se acompanhar de um Suplemento, varian-
do o niimero de paginas. 

O terrivel Sonambulo, em artigo de 25 de agosto, de-
clarou haver sabido que o duque de Braganga (D. Pedro I) 
se achava "muito mal de uma tisica, molestia de que rarissi-
mos escapam". Sua religiao o proibia de desejar a morte a 
alguem; entretanto, pensava que "se ele com efeito mudar-
se agora desta para melhor vida, muito reconhecidos deve-
mos ser todos os brasileiros a Providencia Divina, que por 
prever os projetos desse principe a respeito do Brasil, porven-
tura Ihe abrevia a carreira turbulenta, salvando dest'arte 
tantas vidas a cusla de uma so. Morra, pois, D. Pedro, se 
assim apraz a justissima vontade do Onipotente". 

As edigoes de 6, 9 e 10 de setembro foram dedicadas a 
louvagao, em prosa e verso, da Independencia do Brasil, ao 
ensejo do transcurso do 12.° aniversario de sua proclamagao. 

Terminado o ano com o n.° 342, de 30 de dezembro, o 
n.° 1 de 1835 saiu a 2 de Janeiro, desejando um ano "mui pr'os-
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pero", principalmente aos leitores e assinantes. Recapitu-
lando o prograina inicial, dizia, nesse primeiro artigo: 

" . . . transcreveremos as leis, decretos, artigos de oficio 
do Minist6rio e das diversas repartigoes da provincia, toda 
vez que os julgarmos interessantes. Daremos as notlcias es-
trangeiras que pudermos adquirir, os rendimentos mensais 
das repartigoes da Fazenda, os pregos correntes dos princi-
pais generos de exportagao uma vez por semana, a parte 
dos navios entrados e saidos, todos os anuncios de interesse 
publico e particular, inda mesmo de escravos fugidos". 

Os assinantes tinham anuncios gratis, pagando, por6m, 
20 reis por linha as Correspondencias ou outros artigos. Os 
nao-assinantes, no caso, pagariam 40 reis ou 20 reis por 
linha de anuncios. 

Prosseguiu a vida regular da folha, cujo ultimo numero 
do ano foi o 278, de 29 de dezembro. Iniciou numeragao 
nova em 1836_. e o derradeiro numero manuseado foi o 33, 
de 11 de fevereiro (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (5). 

Nao ficou ai, todavia, a publicagao, o que foi posslvel 
verificar atraves do periodico O Aristarco (redigido por Na-
buco de Araiijo), o qual, na sua edigao de 5 de margo de 
1836, num remate de polemica em torno da interpretagao 
da palavra Regresso, na acepgao de forma de governo, es-
creveu: " . . . esse escrevinhador... faz bem em nao escrever 
mais", concluindo: "Que pobre enterro teve A Quotidiana! 
Que esfarrapado artigo!" 

Depois da morte desse diario, divulgou o Diario de Per-
nambuco, de 21 de margo de 1836, na sua segao "Avisos Par-
ticulares", o seguinte: "O Pimentel, cobrador da subscrigao 
da Quotidiana Fidedigna, pede aqueles srs. que ainda estao 
a dever alguns meses da mesma Quotidiana, que por muito 
obsequio deixem ordem em suas casas, no caso de desencon-
tro, para a satisfagao das mesmas ou um final desengano de 
que nao querem pagar; a fim de poder ajustar contas com 
OS ex-redatores da mesma e seu fiador poder se desonerar da 
responsabilidade". 

(5) A colegao da Biblioteca Piiblica do Estado compreende: ns. 106 a 
342 de 1834; 1 a 24 e comprovantes esparsos de 1835. Na Biblioteca Na-
cional existem: n.° 172, de 1834; 1 a 278, com lacunas, de 1835, e 24 a 33, de 
1836. 



3 0 LUIZ DO NASCIMENTO 

1836 
GAZETA UNIVERSAL — Surgiu no cenario da impren-

sa com a edicao de 4 de fevereiro de 1836. Sob o titulo via-se 
uma faixa dividida em tres colunas, tipo miudo, com o ca-
lendario da semana, "condic5es" de assinatura e a divisa: 
"Non ego mordaci distrinxi car min quemquam (Ovid. Trist. 
C. 11. 563) "Nao pretendemos ofender a pessoa alguma com 
a nossa Gazeta" (tradugao livre). 

Impressa na tipografia de Manuel Marques Viana & 
Cia., a rua Direita, D. 20, constava do expediente: "Subs-
creve-se para esta folha a 640 reis por mes, pagos adiantados, 
na Praga da Independencia, loja do Encadernador de Livros 
D. 26; na rua do Cabuga, loja do Senhor Bandeira Junior; em 
Olinda, rua do Bomfim, casa do distribuidor do Diario de Per-
nambuco; e nesta tipografia. Nestes lugares se recebem Aniin-
cios, Correspondencias e outros quaisquer Artigos vindo assi-
nados, e as Correspondencias reconhecidas". 

Apresentando-se em formato de 30x20, de duas colunas 
a 18 ciceros de composigao, com quatro paginas, era, segun-
do Alfredo de Carvalho (1), principalmente redigido, na 
parte politica, afeigoada aos caramurus, pelo Padre Francis
co Ferreira Barreto. 

Precedeu o aparecimento longo "Prospecto", publicado 
no Diario de Pernambuco de 26 de novembro de 1835 (2), 
no qual o redator da Gazeta se propunha a divulgar, todos 
OS dias uteis: "I.' ' — reflexoes politicas sobre os verdadeiros 
interesses do povo, censurando em termos decentes os atos 
inconstitucionais e arbitrarios do governo e opondo uma fir-
me barreira aos perigosos desvarios em que podem resvalar 
OS governados; 2.° — noticias politicas, literarias e comer-
ciais desta provincia e de todo o Imperio, assim como tam-
bem dos Estados mais conhecidos do novo e antigo mundo; 
3.° — pegas oficiais da Secretaria do Governo Provincial e 
das outras repartigoes civis, militares e ainda mesmo ecle-
siasticas, quando estas se acharem em relagao com os neg6-
cios publicos; 4.° — correspondencias, que, sendo bem escri-
tas, apresentem materia interessante a causa nacional e nao 
desabem sobre a vida privada de alguem; 5.** — aniincios de 

(1) "Anais da Imprensa Periodica Pemambucana — 1821-1908". 

(2) O "Prospecto", divulgado com tanta antecedencia, tinha anuncia-
do a estreia da Gazeta para 1-1-1836. 
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compras, vendas, alugueis, etc., que facilitem o giro mer-
cantil desta praga, estendendo-se a sua utilidade as pessoas 
que residem fora dela e geralmente a classe menos abastada 
dos habitantes da provincia, que subsiste a sua indiistria e 
grangeria; 6.° — parte das entradas e saidas das embarca-
goes, assim como tambem das cargas que, por diversas es-
tradas, entrarem nesta capital, com individuagao dos gene-
ros, suas qualidades, pregos, e tc . " . 

Alem disso, ocupar-se-ia "da moral publica, tratando de 
corrigir os perniciosos defeitos da educagao da mocidade, e 
de bosquejar um sistema de policia que seja praticavel, tanto 
na capital e seus suburbios, como principalmente no inte
rior da provincia, onde todos confessam que as luzes sao ain-
da mais escassas". ^ 

Na realidade, a materia da Gazeta Universal constituiu-
se do seguinte: raros artigos de redagao, em que defendia o 
regresso de D. Pedro I; atos da Administragao Provincial, 
quase sempre abrindo a primeira pagina (3); transcrigao 
de notas do Sul do pais e do Exterior (quando chegavam 
navios); noticias teatrais e maritimas; Correspondencias e 
Comunicados; variedade; "Avisos Particulares" e pequenos 
anuncios de Furtos, Compras, Vendas e Escravos Fugidos. 

As Correspondencias (4) eram firmadas com pseudo-
nimos, a saber, entre outros: O Espada de Ago, Doutor, O 
Liberal Cosmopolita, Um qualificado duas vezes e Um que 
nao e Academico; este ultimo, na edigao de 16 de maio, cri-
ticou, acerbamente, o diretor e o vice-diretor da Academia de 
Olinda, respectivamente. Padre Coelho e o deputado provin
cial Miguel do Sacramento Lopes Gama, chamando-o "ho-

(3) Declarou Gm, em nota assinada no Diario de Pemambuco, de 
15-2-1836, haver encaminhado representacao ao Presidente provincial con
tra "a concessao do expediente da Secretaria do Governo k Gazeta Univer
sal", publicagao que viera do Diario da Administragao Publica, continusmdo 
naguele outro Diario. 

A representagao seguiu-se um apelo do jomal prejudicado, que abriu 
sua edigao de 5 margo com a declaragao de que voltavam a aparecer na 
Gazeta os atos da Administragao provincial, acentuando: "O sr. Presidente, 
a quern dirigimos as nossas alegagoes, dignou-se atende-las e praticando 
um ato de justiga (a que S. Ex.* nao sabe faltar), facultou-nos o seu 
expediente". 

Terminou tecendo encomios ao Presidente Francisco de Paula Caval-
canti de Albuquerque. 

(4) Nas Correspondencias ou Avisos Particulares, ocorriam, certas vS-
zes, interpelagoes a redagao do jomal , por parte de pessoas interessadas 
em diferentes assuntos, uma praxe da epoca. A resposta vinha logo abai-
xo da materia, com a assinatura — Os R. R. 
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mem frouxo, versatil e incapaz de deliberar por si qualquer 
coisa". 

A publicagao do ensosso diario prolongou-se ate o n." 113, 
de 30 de junho do mesmo ano. (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac.) (5). 

1842 

DIARIO NOVO — Comegou a circular no dia 1 de agos-
to (1) de 1842, em substituigao ao semanario O Echo da 
Religiao e do Imperio. Fundado por Luis Inacio Ribeiro 
Roma e Joao Batista de Sa, apresentou-se com vasto pro-
grama, no artigo "Prospecto", assinado Os Editores, em que 
se lia: 

"A alma do jornalista deve ser um santuario de cora-
gem e de lealdade, onde as paixoes temam de chegar-se 
e onde nao possa achar eco ataque algum pessoal. O pu-
blicista deve ocupar-se das coisas e nao dos homens: a sua 
missao nao e perturbar* os lares domesticos; e somente 
assinalar os melhoramentos que o pais exige. Neste sentido 
serao sempre francas as paginas do Diario Novo e, no que 
disser respeito a particular interesse, com especialidade aos 
nossos assinantes, fazendo cessar dest'arte o mais odioso de 
todos OS monopolios, o monopolio da imprensa. Uma parte 
do Diario Novo sera tambem consagrada a variados artigos 
de Literatura, Poesia e Historia, escolhidos das melhores pu-
blicagoes, que servirao de refrigerio a seria gravidade de ou-
tros assuntos". 

(5) Alem das edicjoes soltas de 19 de fcvereiro e 21 de junho, a cole-
5ao encadernada da Biblioteca Publica do Estado so contem 23 exempla-
res, salteados, da Gazeta Universal, entre os ns. 29 e 102. Deste ultimo, da-
tado de 15 de junho, existe, tambem, na parte de avulsos, um fac-simile 
da primeira pagina. Entretanto, a Biblioteca Nacional possui alentado vo
lume contendo desde o n° 10 ao 113.°. Alfredo de Carvalho registara, nos 
"Anais", o n.° 107, de 21 de junho, como tendo side o ultimo publicado. 
Enganou-se, igualmente, o referido Autor, quando assinalou ter sido a 
Gazeta Universal "o primeiro jornal que em Pernambuco acompanhou ao 
Diario de Pernambuco no aumento de formato", pois enquanto este ultimo 
media, desde maio de 1835, 41 x 28, aquele nao passou jamais de 30 x 20. 
Sebastiao Galvao encampou, no "Dicionario", o erro de data dos Anais". 

(1) Nao no dia 7, como esta registado nos "Anais da Imprensa Peri6-
dica Pernambucana — 1821-1908", de Alfredo de Carvalho, e no "Diciona
rio" de Sebastiao Galvao. Nem no dia 2, mencionado por Leduar de Assis 
Rocha, no seu livro biografico "Figueiroa do Diario", e por Fernando Se-
gismundo, na "Historia da Revolugao Praieira". 
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Sob o cabegalho, em toda a largura (formato de 28 x 
21), seguido de informaQoes uteis, como Correios e Tele-
grafos — Cambio — Descontos — Dias da Semana, vinha a 
seguinte "Advertencia": "O Diario Novo publica-se todos 
OS dias que nao forem de guarda e para ele subscreve-se na 
Tip. Imparcial, da Rua da Praia, D-11, e na loja de livros 
da Rua do Colegio, D-7. Publicam-se gratis todos os amin-
cios e as correspondencias dos anunciantes". 

Segundo Leduar de Assis Rocha (2), "o Diario Novo 
trazia a preconcebida finalidade de investir, sem treguas, 
sobre o Diario de Pemambuco e, notadamente, sobre o seu 
diretor-proprietario". Realmente, nao escondeu esse obje-
tivo, declarando, com franqueza, no "artigo comunicado" 
intitulado "A Imprensa" e subscrito por N, logo no segundo 
niimero: 

"O Diario de Pemambuco exerce o mais pesado monopo-
lio; so em campo, sem concorrente que o contrarie, ele zomba 
da paciencia humana, vendendo gatos por lebres; ideias erro-
neas e inexatas, principios falsos ou do tempo do Cordial Re-
tez (3), exortagoes fraternas do tempo do capitao Onga! . . . " 

"Um campeao — acentuou — vem de apanhar a luva, e 
ai aparece em campo, oferecendo batalha ao monopolista!... 
A concorrencia periodica e de maior utilidade, alem de, nas 
circunstancias atuais, emancipar o publico do Diario de Per-
nambuco. Quem ha por ai que tenha podido tragar um Dia
rio todo, grande como um mamao de Caiena?. . ." 

Atacar o "mais antigo" constituiu, pois, a principio mo-
deradamente, depois com toda virulencia, o objetivo essen-
cial do n6vo orgao, que fez oposi?ao sistematica ao Presidente 
da Provincia, Barao da Boa Vista, de nome Francisco do Rego 
Barros, e ao gabinete ministerial que o sustentava. 

Sua materia principal, afora o editorial e sueltos, esta-
va assim distribuida: Exterior — Comunicados — Corres
pondencias — Reunioes parlamentares — Teatro — Poesias 
(raramente) — Variedades — Avisos Diversos e anuncios 
em poucas linhas, inclusive um pedago de coluna dedicado 
a escravos fugidos. Saia com quatro paginas e, esporadica-
mente, com seis. Desde setembro do mesmo ano, passaram 
a pagar 80 reis por linha as pessoas nao assinantes. 

(2) Obra citada. -

(3) Nem Cordial, nem Retez. Trata-se (foi firro de revisfio) do Car-
deal dr . Retz, escritor e politico franees do s6culo XVII. 
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Dois meses apos, Joao Batista de Sa deixava a redagao, 
e o Diario Novo tornou-se orgao do Partido Liberal. 

A 27 de Janeiro de 1843, lia-se o seguinte: "Tendo che-
gado o papel que se mandou buscar, o Diario Novo passara 
impreterivelmente a formato maior no primeiro de feve>-
reiro proximo, e esta consideravel melhora, que vai sofrer, 
unida a do tipo novo, em que tern de ser impresso, que e de 
um corpo menor, e que abrangera o duplo da composigao 
atual, agradara muito aos leitores. Havendo, portanto, mais 
espago, os correspondentes serao mais prontamente satis-
feitos na impressao dos seus artigos; assim como serao in-
falivelmente publicados no dia seguinte os aniincios que fo-
rem entregues nos lugares ja sabidos ate 3 horas da tarde. 
As noticias mais importantes dos paises estrangeiros serao 
com prontidao e regularmente publicadas, o que nao tern 
sido possivel em consequencia da pequenez da folha". 

"Os editores — acrescentou — aproveitam a ocasiao 
para agradecer ao publico o bom acolhimento e protegao 
dada ao Diario Novo, e empregarao todos os seus esforgos 
para nao decairem do conceito que tem merecido; o Diario 
Novo continuara na mesma linguagem e promete nao limi-
tar somente a Pernambuco suas justas, decentes e energi-
gicas censuras. Em consequencia, porem, da consideravel 
despesa que se tem de fazer, o Diario Novo sera, do 1.° de 
fevereiro em diante a ISOOO por mes, 5$600 por semestre ou 
10$500 por ano; mas aqueles dos srs. assinantes que tiverem 
pago ja adiantado continuarao a receber a folha sem mais 
excesso de despesa, ate que finde sua assinatura; e os que 
nao quiserem continuar terao a bondade de o comunicar 
com antecedencia na rua do Colegio (parte sul da atual rua 
do Imperador), loja de livros, n.° 13, ou na rua da Praia 
n.° 55". O formato cresceu para 36 x 26, a tres boas colunas 
de composigao (4) . 

A 28 de margo desse ano, o juiz Francisco Rodrigues 
Sete proferiu sentenga contra o diretor do jornal, Luis Ina-
cio Ribeiro Roma, condenando-o a "quatro meses de cadeia 
e multa correspondente, pelo abuso de liberdade de impren-
sa", devido a ataques desferidos contra o Padre Antonio Ma
ria Chaves e Melo, por este ser estrangeiro e dirigir o Cole-

(4) Aludindo ao aumento do formato do Diario Novo, Leduar de Assis 
Rocha (obra citada, pg. 136) afirmou que esse orgao era "mirrado e pe-
quenino, ainda menor do que o Diario de Pernambuco quando apareceu 
em 1825". Foi um lapso do historiador. O chamado Diario Velho comecou 
com o formato de 24 1/2 x 19, e o Novo ja nasceu maiorzinho: media 28 x21. 
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gio Santa Cruz. Tendo recorrido da sentenga, o reu foi ab-
solvido, a 11 de maio, pelo juiz Jose Nicolau Regueira Costa. 

Um correspondente, que escrevia com a assinatura Abis
sinio, tamb6m foi processado por crime de injiirias impres-
sas. Fizera acusagoes muito graves ao delegado de policia 
Francisco Carlos Brandao. Mas o Conselho do Jiiri, em reu-
niao do dia 24, ainda de maio, o absolveu, uma vez que as 
acusagoes eram fundadas na verdade. Nao foi possivel iden-
tificar a personagem do Abissinio, pseudonimo que o Diario 
Novo segredou zelosamente, dizendo, apenas, que o acusa-
do trajava sobrecasaca cor de azeitona, por ocasiao do Juri, 
e calga de brim branco listrada de azul, e que a assistencia, 
numerosa, mesmo diante de forte guarda policial, dera vi
vas a liberdade de imprensa. 

Era costume dos colaboradores (costume vindo do 
Diario de Pemambuco), quer nas Correspondencias, 
quer nos Comunicados, subscreve-los com pseudonimos ou 
simples iniciais, a saber: O., Z. , R., L.; O Intrepido, O Cro-
nista, Um Olindense, O Observador, Um que tem boa me-
moria, O G. N. Ofendido, Um Oposicionista, O Benedito, O 
Corcuda de Toda fipoca, O Itambista, O Sertanejo, O Ini-
migo do Crime, Um que ainda vive, &c &c &c, O Topinam-
ba, O Amigo da Igreja, etc. 

Durante o ano de 1843 (ate setembro), o orgao teve um 
novo contendor: O Artillieiro, periodico fundado justamente 
por Joao Batista de Sa, que se dedicara a defesa da admi-
nistragao provincial, formando ao lado do Diario de Per-
nambuco, polemica que se desenvolveu em termos violentos, 
com reciprocas recriminagoes de carater pessoal. 

No mes de novembro estava, novamente, o Diario Novo 
as voltas com a Justiga, em consequencia de dois artigos 
desabusados. Mas Joao Inacio Ribeiro Roma, irmao do di-
retor, assumiu publicamente, a autoria dos "Comunicados", 
que divulgara nos ns . 224 e 226, o primeiro assinado X, e o 
segundo sem assinatura. Foi absolvido na sessao do Tribu
nal do Juri, de 2 de maio de 1844, presidida pelo juiz Nunes 
Machado. Seu advogado, Filipe Lopes Neto, conseguiu com-
provar o fundamento das acusacSes do articulista a Cama-
ma dos Deputados, que descera "ao ultimo grau de aviltal-
mento". 

Apesar de haver assumido o poder, desde 2 de fevereiro, 
um Gabinete liberal, so a 13 de abril do ano mencionado 
deixou o governo da provincia o Barao da Boa Vista, subs-
tituido, interinamente, pelo primeiro vice-presidente Pedro 
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, o qual, por 
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sua vez, a 2 de maio, transmitiu a gestao ao terceiro vice-
presidente, Major Isidro Francisco de Paula Mesquita e Sil-
va, emulos fieis da familia conservadora. Continuava, pois, 
o Diario Novo, sua catilinaria. Escrevera, por exemplo, ainda 
a 17 de abril: "Posto que o sr. Barao entregasse a adminis-
tragao da Provincia ao exm° vice-presidente, nao deixa, por 
Isso, de continuar a exercer sua perniciosa influencia na As-
sembleia: os deputados, com pequenas excegoes, como ha-
vemos dito, sao criaturas suas; nao tern vontade propria; 
e, por consequencia, continuarao a cumprir as ordens do 
sr. Francisco do Rego". 

Mais grave foi o caso veiculado no dia 22: uma carta 
do jornalista praieiro Jeronimo Vilela de Castro Tavares 
denunciou haver recebido aviso de achar-se projetado, "pela 
oligarquia dominante", o seu assassinio, pelo que responsa-
bilizava o "sr. Barao da Boa Vista e sua gente". Corrobo-
rando a deniincia, um editorial, na mesma edigao, decla-
rava: "Os assassinos inundam a capital"; " . . . vieram dum 
dos engenhos do centro alguns sicarios, adestrados no ma-
nejo do punhal e bacamarte, para assassinarem certos mem-
bros da oposigao que tern tido o arrojo de denunciar os cri
mes monstruosos do sr. Barao da Boa Vista e dos infames 
aduladores que o rodeiam". 

Era desse tipo a linguagem do Diario Novo, na sua fer-
renha oposigao, desde que comegou a circular, a politica 
conservadora, ridiculamente dencminada Guabiru. No dia 
5 de maio, o comentarista deu alvicaras aos pernarnbucanos, 
por ter viajado rumo ao Rio de Janeiro, na vespera, o Ba
rao, para, "nos bancos da Assembleia, fazer oposigao ao go-
verno". 

Quatro dias apos, apreciando a nomeagao do Desembar-
gador Joaquim Marcelino de Brito, ressaltou a redagao: "O 
Ministerio de 2 de fevereiro vai encarando, como deve, a 
Provincia de Pernambuco; reconhece que ela nao e o mor-
gado do sr. Rego, que se julgava com direito de dirigir seus 
destinos como se fora o seu engenho". 

A 3 de setembro de 1844, assumiu a diregao do Diario 
Novo o General Jose Inacio de Abreu e Lima (irmao dos 
Ribeiro Roma), formando o corpo redacional Urbano Sabino 
Pessoa de Melo, Felix Peixoto de Brito e Melo, Joaquim Nu-
nes Machado e Filipe Lopes Neto. Nao sofreu solugao de 
continuidade a campanha contra os conservadores, entao 
transformados em oposicionistas, por terem os praieiros as-
sumido o poder local. Logo mais, a 9 de outubro, ocupava 
a Presidencia o liberal Tomaz Xavier Garcia de Almeida. 
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O prego da assinatura anual foi elevado para 12$000, 
com o semestre a 63000 e o trimestre a 3$000. Para o inte
rior ou outras provincias: ano — 16$000. Nao era lisonjeira 
a situagao financeira do jornal, que inseriu, a 31 de dezem-
bro, a nota a seguir: 

"Aos senhores assinantes — Estando geralmente hoje 
todos OS generos por um prego quase duplo, e custando al-
guns mais ainda; sendo a nossa moeda inteiramente fraca; 
tendo-se aumentado os valores de quase todas as mercado-
rias, em consequencia do aumento da pauta da Alfandega; 
havendo em suma notavel diferenca no agio da moeda do 
Brasil para a Europa, donde vem todos os utensilios e pre
pares que sao necessaries em uma tipografia, e obvio que 
desta forma nao 6 possivel conservarem sempre os objetos 
um prego inalteravel e sim custarem em proporgao do maior 
ou menor dispendio que se fizer com a sua produgao, ou 
aquisigao; por isso, pois, e por nao ser a subscrigao deste 
jornal suficiente para ocorrer as despesas que ele demanda 
com sua impressao, maxime havendo o novo tribute sobre 
as tipografias, o seu preprietarie, desejando conservar a pu-
blicagao diaria do jornal, e animado pelo exemplo da Eu
ropa, onde, nao havendo estes embaragos, exige-se contudo 
uma paga de qualquer linha do periodico; por tudo isto pre-
vine que, para o ano proximo future, exigira quanto aos 
anuncies, no Diario Novo, e seguinte: 

"Os anuncies dos srs. subscritores pagarao por linha 20 
r6is; se o aniincio for em tipe maier de que o do Diario, pa-
gara o duplo. As repetigoes serao contadas pela metade 
para os srs. subscritores somente. Os anuncies de pessoas 
que nao forem subscritores pagarao (come dantes) 80 reis 
por cada linha. Os aniincios que nao forem dos proprios 
assinantes, ainda que por eles assinades, serao rejeitados. 
O anuncio que for entregue depois das 5 heras da tarde 
so sera publicado no dia seguinte, mediante uma gratifi-
cagao de 320 reis per cada dez linhas, e sendo entregue 
depois das Ave Marias, a gratificagae sera dupla. As cor-
respondencias e outros quaisquer artiges continuarao, como 
ats hoje; isto e, quer a sua publicagao, quer o seu prego 
serao inteiramente arbitrarios; e neste caso ficam com-
preendidos os avisos que pessam por qualquer mode ser 
ofensivos da honra, conceito ou bom nome de terceiros". 

No mes seguinte, ou seja, a 21 de Janeiro de 1845, o 
prego do numero avulse, que era $120, subiu para $160. 
Mais alguns meses e, tendo Manuel de Sousa Teixeira as-
sumido, a 5 de junho, a Presidencia da Provincia, melherou 
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a situagao da folha, que se tornou orgao oficial. Escreveu, 
no dia 12, o editorialista: "No periodo da mais cruel tira-
nia que caracterizou a administragao do sr. Xico do Rego, 
apareceu o primeiro numero do Diario Novo na arena po-
litica, com o nobre escopo de defender a liberdade, a jus-
tiga e o merito, afrontando as iras do Baxa que flagelava 
a provincia e os punhais dos janizaros que o cercavam. Ja 
la vao tres anos depois dessa publicagao, sem que as su-
gestoes, as promessas, as ameagas e as perseguicoes pudessem 
fazer-nos arrepiar a carreira que honrosamente encetamos. 
Fieis a nossos principios, temos sempre combatido como 
causa primaria dos nossos males a influencia perniciosa 
dessa familia, que, com poucas e honrosas excegoes, e uma 
horda de selvagens encravada no meio da briosa popula-
gao pernambucana". 

"Velando sempre pelo trono do nosso adorado impera-
dor, pela liberdade, que ate a nomeacao do atual ministe-
rio nao era mais do que uma quimera, pela integridade 
do imperio que os guabirus querem destruir, e pelo melho-
ramento politico e material da provincia que nos viu nas-
cer, continuamos a nossa tarefa, avisando aos nossos assi-
nantes que o mais breve que nos for possivel aumentare-
mos o formato do nosso jornal, nao so para dar maior ca-
bida as materias de politica geral e local, corresponden-
cias, notieias estrangciras, e tc . , como tambem por estar-
mos encarregados da publicagao do expediente do gover-
no, o qual ja hoje apresentamos no lugar competente. 
Agradecendo aos srs. assinantes o favoravel acolhimento 
que tern prestado ao nosso jornal, esperamos que ele Ihes 
oferega por esta maneira maior interesse, e que por isso 
se tome ainda mais digno do partido que ele representa, 
isto 6, de quase toda a populagao da heroica provincia de 
Pernambuco". 

Pouco tempo depois, a 11 de julho, Antonio Pinto Chi-
chorro da Gama assumia o governo da provincia, perma-
necendo o regime de orgao oficial. O formato aumentou 
alguns centimetros; e em Janeiro do ano seguinte — 184G 
— cresceu mais um pouco, passando a ter quatro colunas, 
ao inv6s das tres anteriores, sem mais alteragoes em 1847, 
s6 exacerbada a campanha contra a oposigao conservado-
ra e a do republicano Borges da Fonseca, atraves d'O Na-
zareno e d'O Tribuno. 

A situagao voltou a modificar-se em 1848, com a as-
censao, a 29 de setembro, do Partido Conservador, quando 
assumiu a chefia do Gabinete Ministerial o pernambucano 
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Pedro de Araujo Lima, entao Visconde de Olinda. Come-
qou uma fase das mais agitadas para o jornal, que perdeu 
a publicagao dos atos oficiais (embora nao os deixasse de 
divulgar), passando novamente para o campo da oposigao. 
Intensificou-se a polemica, so raramente interrompida, com 
o Diario de Pemambuco, o qual reassumiu sua velha posigao 
de orgao oficial; com A Uniao, trissemanario conservador, e, 
ja no fim do ano, com O Brado da Razao, "um amontoado 
de mentiras e sandices". Enquanto isto, apareciam, de vez 
em quando, as "Variedades", d'O Carapuceiro (pseudonimo 
do Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama). 

Iniciada, a 7 de novembro, a Revolugao Praieira, o Dia
rio Novo tornou-se imediatamente orgao oficial das forgas 
rebeldes, divulgando proclamagoes e manifestos, noticiando 
a marcha da luta e comentando as informagoes dadas pelos 
jornais governistas, taxando-as de mentirosas e desferindo 
ataques contra Herculano Ferreira Pena, que assumira a 
Presidencia da Provincia no mes anterior. 

No suelto "Horrores sobre horrores", de 15 de novem
bro, dizia o comentarista: "Ainda que o Diario Velho (5) e 
A Uniao, na forga de seu delirio, tenham proclamado con
tra a Praia, descarregando sobre ela os odios, alcunhan-
do-a de anarquista e de tudo quanto ha de mau, a verdade 
6 tal e tao transparente, que nao pode ficar encoberta, 
quaisquer que sejam os esforgos dos miguelistas". 

Apos enumerar uma serie de atos de vandalismo cometi-
dos sob o novo governo local, concluiu: "Eis aqui os feitos 
do partido guabiru, eis a moderagao, a tolerancia e justiga 
proclamada pela Uniao, parto do inferno, obra do demonic! 
Meu Deus, salvai Pernambuco. . . Salvai-o da voragem da 
guerra provocada por esses malvados sedentos de ouro e de 
vinganga!" 

Enquanto a revolta prosseguia, no interior do Estado, 
com vantagens iniciais para os insurgentes, a policia prati-
cava perseguigoes e ameagas na capital, o que levou o visado 
orgao a divulgar, a partir de 12 de dezembro, esta "Mofina": 
"Declaramos ao mundo inteiro que fazemos responsaveis 
pela seguranga da vida de qualquer um de nossos amigos, 
votados ao punhal e ao bacamarte dos infames guabirus, aos 
srs. Presidente Pena, chefe de policia Firmino, Sebastiao 
do Rego, Pedro Cavalcanti, Nabuco, Figueira, Jose Bento de 

(5) Cognome dado ao Diario de Pemambuco, tambem chamado o Man-
teiga, Diario da Policia, etc. 
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Aguiar todos por um e um por todos, para o que temos to
rnado t'odas as providencias". ^ ^ 

Apontado como tendo sido ferido em combate, Luis Ina-
cio Ribeiro Roma, mesmo enfermo, teve a sua casa de resi-
dencia invadida por policiais, a 19 de dezembro. "Deu-se a 
busca no corpo do sr. Roma, que padece de uma inflama-
cao ao"udissima nos intestinos, e nao se encontrou o objeto 
da busca, apesar de ter o perspicaz delegado corrido as par
tes mais'reconditas do corpo do nosso amigo; se nada foi 
achado, a denuncia foi falsa". 

Pela madrugada faleceu o fundador do Diario Novo. E 
este apareceu no dia seguinle, com a primeira pagina cir-
culada de vinhetas fiinebres, lendo-se no centro, unicamente, 
em tipos vistosos: "Morreu o nosso concidadao Luis Inacio 
Ribeiro Roma, proprietario desta tipografia!!!" As tres ou-
tras paginas ficaram em branco. 

Teve a folha sua circulagao interrompida por um dia, es-
crevendo-se, a 22, que Luis Inacio (6) "veio a sucumbir por se 
Ihe ter agravado o seu mal com um ato de atroz canibalismo 
praticado pelos vandalos da governanga. fi mais um assas-
sinato que pesa sobre a cabega do sr. Herculano Ferreira 
Pena, que nao pode deixar de responder mesmo na terra 
por essa e outras atrocidades". 

"A viiiva, D. Umbelina, mulher de rara tempera — es-
creveu Leduar de Assis Rocha — sustentou o jornal do ma-
rido e, o que e mais, no mesmo diapasao desabusado do es-
poso morto". 

A 30 de dezembro, iniciava-se uma s6rie de tres edito
rials, em que se consubstanciaram, no mais alto grau, os 
ideals revolucionarios daqueles que enfrentavam o governo 
nas matas de Pernambuco, sob o titulo "A bandeira do mo-
vimento liberal", atribuida a redagao ao deputado Filipe Lo
pes Neto. 

"Estamos resolvidos — dizia o primeiro — a nao lar-
gar as armas sem que se chegue ao acordo da convocagao de 
uma Assembleia Constituinte, que trate de decretar aque-
las reformas que a experiencia de tantos sofrimentos houver 
de aconselhar". Exigia que as provincias nao continuassem 
a ser "tristes feudatarias do Rio de Janeiro". E concluiu, 
depois de longas consideragoes: "Pernambucanos! A nossa 

Tr,4^- T>t"-^ Inacio Ribeiro Roma era filho legitimado do Revm" Jos^ 
nn^K.f„i^ ° ,^^ Abreu e Lima, o primeiro mar t i r da Revolucao de 1817, 
Ma^a eeralmente como Padre Roma, por ter estudado na capital ita-
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causa e toda justa, toda santa e legitima; os mandoes da 
Cdrte, que lucram com o nosso atrasamento, nos querem 
esmagar; as armas! ^s armas! Ou vencermos para ter uma 
Assembl6ia Constitulnte ou morrer como nossos antepassa-
dos no campo da honra!" 

No segundo desses inflamados artigos, lia-se: "A patria 
e s6 a patria temos em vista, o povo e so o povo nos comove 
em suas mis6rias; a felicidade de ambos e a nossa linica 
ambigao. Viva a liberdade! Viva a nossa Assembl6ia Nacio-
nal Constitulnte! Viva o Imperador e Defensor Perpetuo do 
Brasil! Vivam todos os brasileiros dignos deste nome, que 
aderiram a esta resolucao inabalavel!" 

Mais incisivo, ainda, foi o terceiro da s6rie, assim pros-
seguindo o Diario Novo, atrav6s de proclamacoes e mais ar
tigos, al6m da correspondencia das diversas frentes de com-
bate, com a fria narrativa das cenas de sangue e da bravura 
dos caudilhos das hostes liberals, entre os quais se havia in-
corporado o Hder republicano Antonio Borges da Fonseca. 

No ultimo dia do ano, os redatores deputados Nunes 
Machado, Jeronimo Vilela de Castro Tavares e Peixoto de 
Brito dirigiram-se ao interior do Estado, a fim Se colaborar 
com OS demais chefes da Revolugao, ficando k frente da re-
dagao Filipe Lopes Neto, ao passo que Urbano Sabino se en-
contrava no Rio de Janeiro. 

Enquanto isto, intensificava-se, ja sob o governo de Ma
nuel Vieira Tosta, a perseguigao ao jornal. No dia 9 de Ja
neiro de 1849 a policia invadiu a tipografia, prendendo dols 
tip6grafos e ameagando os restantes. Eram Claras as amea-
gas de empastelamento, a respeito das quais fez a redagao 
a seguinte advertencia: 

" . . . temos francos fiadores nas tipografias do Diario de 
Pernambuco e d'A Uniao, ainda que estas nao valham me-
tade do Diario Novo, uma das mais ricas em tipos do Bra-
ail. Provocam represdlias!!! pois terao de arrepender-se!" 

Lia-se no dia 11: "Ao publico — Ontem a noite, ao sai-
rem os distribuidores com o Diario Novo de 10 do corrente, 
para entrega-lo, foram assaltados por um bando de polieia, 
presos, e tomados 250 exemplares do mesmo Diario Novo, per-
tencentes a varios assinantes de Santo Antonio, Boa Vista e 
Sao Jose. Esta falta involuntaria nao podia ser prevista, 
porque ninguem se lembrava de que agentes de policia co-
meteriam um roubo semelhante. E como por nenhum prego 
h i quern queira distribuir o Diario Novo, porque a policia 
ameaga a todos com a cadeia e com o recrutamento, a pro-
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prietaria (7) do Diario Novo pede encarecidamente aos srs. 
assinantes dos tres bairros tenham a bondade de mandar 
buscar os seus diarios a esta tipografia, no andar de sua re-
sidencia, onde ela mesma os entregara, ate que Deus se com-
padega de Pernambuco e nos de remedio em nossas angus-
tias e sofrimentos". 

No dia 13: " . . . nao podera o Diario Novo sair com re-
gularidade, porque atualmente e composto por alguns ami-
gos curiosos e tirado por pessoas que nunca foram impres-
sores, visto como a policia faz prender a todos quantos se 
prestam a ganhar o seu pao na Tipografia Imparcial". Sai-
ria "ao menos de dois em dois dias", sendo posteriormente 
"indenizados os mimeros que deixassem de sair em tempo". 

Quando, na vespera, foi o General Abreu e Lima comu-
nicar tais fatos ao Presidente da Provincia, retrucou-lhe S. 
Ex.^ que nada sabia, assumindo, entretanto, a responsabili-
lidade de tudo o que houvera e do que mais viesse a aconte-
cer "para fazer calar o Diario Novo" e ate, se fosse precise, 
"mandar fechar a tipografia". 

No dia 15, o artigo intitulado "Ao Brasil", assinado Os 
Redatores e repetido ate o dia 20, fez um relato dos acon-
tecimentos e da atitude do governo Tosta, diante do que se 
via a folha na contingencia de suspender a circulagao ou 
calar, optando pela segunda alternativa. Tomara a delibera-
qao de nao dizer ijma so palavra, apelando para o tempo e 
para a justiga da causa liberal, acrescentando: "Nao por 
nos, que resistiriamos ao poder com o denodo de verdadeir s 
pernambucanos, mas por objetos que nos sao tao sagrados, 
como a viuva e os filhos do nosso finado amigo. Temos que 
ceder e calar-nos por ora, protestando, como solenemente 
protestamos, contra a mais flagrante violacao da primeira 
garantia constitucional — a liberdade de imprensa". 

Mas, aduziu: "O silencio do Diario Novo sera mais noci-
vo que todos os seus artigos, por mais violentos que fossem; 
a este calar concentrado correspondera um grande grito de 
indignagao — nos vo-lo juramos". 

A seguir, o noticiario em torno da marcha da rebeliao so 
trazia o titulo, vindo o espaco destinado a materia todo pon-
tilhado, inclusive, no dia 17, o do artigo "Estado atual da Pro
vincia de Pernambuco". 

(7) A pagina 175 do seu hvro, Leduar de Assis Rocha atribuira, por 
engano, a Antonio Manuel dos Santos Caminha a qualidade de "dono da 
tipografia". file era, simplesmente, desde 1846, o "impressor", uma especie 
de "testa de ferro". 
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Lege mais, a 25, o chefe de policia Jeronimo Martiniano 
Figueira de Melo langava uma portaria, em que declarou: 
"... fagam sequestrar e conduzam para este juizo (a suprema 
autoridade policial era, tambem, juiz dos Feitos da Fazenda) 
o periodico Diario Novo ja impresso, e os que se houverem 
de imprimir, nos quais esteja Antonio dos Santos Caminha 
como impressor, visto ser falso ser o dito Caminha impressor, 
por isso que se acha ausente da capital e em lugar nao sabi-
do". Ao que respondeu Caminha, no dia seguinte, protestan-
do e declarando nao recuar diante da responsabilidade que 
contraira quando se deliberou a imprimir o jornal. O que fez 
ate a suspensao, dias apos. 

Ainda circulava o Diario Novo, cujos exemplares eram 
apreendidos, mesmo estando ja no Correio, destinados aos 
assinantes dos suburbios e do interior. Finalmente, ficou 
suspenso, uma vez publicada a edigao de 1 de fevereiro de 
1849. 

Extinta a Revolucao Praieira, com a vitoria dos lega-
listas, tendo perdido a vida Nunes Machado, encontravam-
se presos os demais redatores do Diario Novo: deputado 
Jeronimo Vilela, General Abreu e Lima e deputado Filipe 
Lopes Neto, enquanto Felix Peixoto de Brito e Melo conse-
guira fugir para Portugal. Presos, tambem, o impressor 
Santos Caminha e o tipografo Carlos Eduardo Muhlert, 
de nacionalidade alema. 

Ressurgiu o jornal a 24 de abril do mesmo ano, vendo-se 
a primeira pagina circulada de vinhetas funebres e, ao centro, 
em tipos gordos, o seguinte: "Uma lagrima de dor e de sau-
dade sotare o tiimulo do eximio patriota, do benemerito 
Desembargador e Deputado Joaquim Nunes Machado...!!!" 
Abaixo, algumas linhas sobre a vivencia do patriota, que 
"nao morre", mas continua a existir "alem da eternidade". 
A segunda e a quarta paginas apresentavam-se em bran-
co. A metade superior da terceira, porem, continha vi-
brante editorial, no qual se dizia voltar o Diario Novo ao 
seu posto, para "prosseguir na defensao das liberdades pa-
trias e levar a sua pedra a essa obra da civilizagao para a 
qual o mundo caminha com passo de gigante, mau grado 
daqueles que supoem que o pensamento pode retrogradar". 

O artigo, que foi redigido por Antonio Vicente do Nas-
cimento Feitosa (8), aludiu a lei do aperfeicoamento, a 

(8) Mais de tres anos depois, em artigo de 14 de outubro de 1852, 
esclareceu O Liberal Pernambucano: "O sr. dr . Feitosa, que se havia at6 
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marcha do genero humano, a causa da liberdade, da eman-
cipagao e do progresso, a linguagem da moral e do evan-
gelho, ao doloroso quadro que a provincia de Pernambuco 
oferecia, cheio de espectros, gemidos de dor, lamentos de 
maes que perderam filhos, esposas que perderam maridos, 
para dizer, depois, que havia um Deus justo, exclamando: 
"tremei no dia de sua vinganga!" Terminou abragando "a 
Imagem augusta do nosso caro Monarca", dirigindo-lhe sii-
plicas e a confianga de que seu coragao nao se fecharia "aos 
gemidos da afligao". 

Nao circulou, porem, a folha no dia seguinte, porque a 
policia a fez calar, ficando suspensa (9). So voltou a 9 de 
julho, tendo como redator principal Afonso de Albuquer
que Melo, apos haver a viuva Luis Inacio Ribeiro Roma 
comparecido a Camara Municipal do Recife, onde assinou a 
declaragao de ser a proprietaria da Tipografia Imparcial. 
Escreveu o articulista: 

"Depois de seis meses de silencio, o silencio imposto 
pela politica mais desumana e barbara de que ha noticia 
nos anais da historia antiga e moderna, o Diario Novo apa-
rece, porque, gragas ao ceu, ele defende uma causa justa e 
santa, a causa da liberdade, e a liberdade nao morre!" 

O editorial focalizou as perseguigoes suportadas pelo 
jornal quando do governo transato e a situagao de Pernam
buco e do pais inteiro, desde 1817, frisando a certa altura: 

"No sistema representativo, os partidos tern direitos, 
todos eles, tanto o do governo como o da oposigao; a tribu-
na, a imprensa sao os recursos da oposigao; mas entre nos o 
que sucede? so o partido do governo tem direitos; o outro e 
condenado a gemer sem ao menos seus gemidos terem um 
eco!" 

"Eis a atualidade. . . Eis a politica que hoje domina! 
Conspira quando de baixo; despotiza quando de cima. Quer 
tolerancia quando caida; promove o exterminio e a morte 
quando empoleirada". Por fim, dizia: "O que, porem, nos 

entao conservado longe da politica", apareceu "nas fileiras dos proscri-
tos" e fez "uma tentativa para o reaparecimento da liberdade de impren
sa, escrevendo esse Diario Novo que foi apreendido e cujos distribuidores 
foram espingardeados pela policia". 

(9) Na sessao de 5 de maio^ da Assembleia Legislativa Provincial, o 
deputado oposicionista Jose Antonio de Figueiredo verberou a violenta 
apreensao, efetuada pela policia, d_e quase toda a edigao do Diario Novo, 
de 24 de abril, e consequente prisao dos distribuidores, um deles alvejado 
a tiro, condenando, enfaticamente, o cerceamento, a que se dedicava o go
verno, da l iberdade de imprensa. 
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podera salvar? todo o imperio responde: — Uma Consti-
tu in te" . 

Outro longo artigo teceu consideragoes sobre a missao 
do novo Presidente da Provincia — Honorio Hermeto Car-
neiro Leao, do partido dos guabirus, declarando manter-se 
em expectativa no tocante as normas de sua administra-
g a o . . . 

A 12 de julho — 1849, — repetido dias seguidos, publi-
cava-se o Aviso: "As pessoas que quiserem mandar 
anuncios para o Diario Novo pode-Io-ao fazer, guardadas as 
regras da civilidade e da decencia, levando-os ao patio do 
Colegio, loja de livros n.o 2, ou entregando-os nesta tipo-
grafia". E mais: "Recebe correspondencias de interesse pu
blico e particular, sendo elas escritas com decencia e vindo 
a respectiva responsabilidade; tambem franqueia suas pa-
ginas para quern quiser escrever artigos politicos, mas com 
a condigao de serem revistos e corrigidos, se for mister, pela 
redagao, e estes artigos serao recebidos como — Comuni-
cados". 

Era de 160 reis o prego do exemplar. So no dia 14 apa-
recia, ao pe da ult ima pagina: "Impresso por J . F . dos 
Santos", em setembro substituido por T. F . Pereira. 

Verificado o julgamento dos "cabegas" da revolugao 
praieira, a 17 de agosto, condenados a prisao perpetua (10), 
entre eles Filipe Lopes Neto, General Abreu e Lima e Je-
ronimo Vilela de Castro Tavares, depois deportados para 
Fernando de Noronha, e Felix Peixoto, ausente, o Diario 
Novo abriu campanha, das mais violentas, contra o chefe 
de policia Jeronimo Figueira de Melo, que fez o processo, 
na primeira algada; contra o promotor Francisco Xavier 
Pais Barreto, que denunciou; contra o juiz Jose Tomaz Na-
buco de Araiijo, que proferiu a condenagao, e contra o Pre
sidente Honorio Hermeto Carneiro Leao, que processou a 
deportagao, inclusive do jornalista e advogado Antonio Bor-
ges da Fonseca (11). 

O antigo redator d'O Nazareno, decorridos os primei-
ros meses de incomunicabilidade, passou a enviar corres-

(10) A perpetu idade nao chegou a durar dois anos, sendo beneficiados 
OS l ideres revoltosos por anist ia. 

(11) O Diario Novo "ficava abandonado pela deportagao de Neto, de 
Vilela e de Borges da Fonseca para Fernando de Noronha" — escreveria o 
periodico A Revolu?ao de Novembro, de Afonso de Albuquerque Melo, a 
19 de agosto de 1850, acrescentando: "Nos, os republicanos, sustentamos o 
Diario Novo". 
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pondencia de bordo da corveta "Euterpe" para o Diario No
vo, a salientar, a partir de 9 de julho, a serie de cartas eri-
deregadas ao Deputado Antonio Peregrino Maciel Montei-
ro (depois Barao de I tamaraca), refutando-lhe o discurso 
de 26 de abril, na Assembleia Provincial, a respeito da Re-
volugao Praieira; outras, denunciando maus tratos na ca-
deia, para onde fora transferido; outras, revidando ataques 
d'A Uniao e outras, ainda, sobre a politica paraibana. A ul
tima procedeu de Fernando Noronha, dando noticia da via-
gem e da boa recepcao dos i lhotas . . . 

Nao teve limite, nas colunas do perseguido orgao, a ca-
tilinaria contra o governo provincial, sobretudo denunci
ando atrocidades da policia contra os prisioneii'os, misera-
velmente deportados para "lugares inospitos", doentes e 
maltratados. 

Comegava, paralelamente, terrivel perseguigao aos que 
faziam o Diario Novo. A 27 de outubro foi preso, "pelo cri
me de abuso de liberdade de imprensa", apos um processo 
sumarissimo, o impressor Tomaz Francisco Pereira, sendo 
substituido por J . F . de Sousa. Lia-se, a proposito, na edi-
gao de 29: "Srs. do poder, o Diario Novo nao recua diante 
de perseguicoes! Tomai a chamar a responsabilidade, man-
dai prender e arrebentar os prelos, que nos achareis sempre 
na estacada; havemos de queimar o ultimo cartucho". 

Dois dias depois, o mesmo promotor Pais Barreto denun-
ciava do impressor ja preso "ou de quern quer" que fosse o 
responsavel pelo artigo publicado no n.° 112, de 20 de ou
tubro, sob o titulo "Pernambuco e a regeneragao do Bra-
sil", onde se fazia a apologia dos martires de 1817 e 1824. 

Pela quarta vez foi denunciado o Diario Novo, por cau
sa de um artigo do n.° 119, de 29 de outubro, da polemica 
com o periodico A Uniao. Em poucos momentos, na pro
pria residencia do juiz Neves, fez-se a "formacao de culpa 
do impressor Joao Fernandes de Sousa, sem ter sido notifi-
cado". Tomados os depoimentos em segredo, foi o reu pro-
nunciado e preso. 

A 12 de novembro, Figueira de Melo, acompanhado 
dum escrivao, do comandante do corpo de policia e de 20 
pragas, estas encarregadas do cerco do predio, efetuou mi-
nuciosa busca, nao so na tipografia, mas tambem na resi
dencia da viuva Roma, a cata de autografos dos ultimos ar-
tigos. Ao sair, ordenou que o Diario nada publicasse em 
torno do movimento de Agua Preta, chefiado por Pedro Ivo 
Veloso da Silveira, um dos comandantes da Revolugao Prai
eira, que se ocultara nas matas e continuava lutando. 
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Finalmente, nao suportando mais os ataques de que 
era alvo, de incontida audacia, o "sicario", o "sanguinolen-
to" Presidente Honorio Hermeto Carneiro Leao mandou 
fechar o afoito jornal, cujo ultimo numero circulou a 15 de 
novembro de 1849, sendo presos, na ocasiao, os redatores 
Jose Antonio de Faria Abreu e Lima, Padre Francisco Ro-
chael Pereira de Brito Medeiros e Afonso de Albuquerque 
Melo, um tipografo e dois impressores (12) . Por ter conse-
guido escapulir-se em tempo, deixou de ser igualmente de-
tido Antonio Maria O'Connel Jersey, que fora chamado a 
auxiliar a redagao durante o periodo critico (13). 

Mais de dois anos transcorreram e outra tentativa em-
preendeu o Diario Novo, reaparecendo a 2 de fevereiro de 
1852, data do terceiro aniversario da morte de Nunes Ma-
chado. Repetiu-se a homenagem, com vinhetas funebres na 
primeira pagina e "uma lagrima de dor e de saudade pelo 
heroi finado", incluindo os "outros patriotas eximios" que 
pereceram na Revolugao. A segunda pagina apareceu em 
branco, mas a terceira trouxe dois editoriais substanciosos, 
0 segundo dos quais, sobre o desaparecimento objetivo do 
lider praieiro, terminando na quarta, seguido de versos pa-
trioticos, alusivos, sem assinatura. A meia pagina restan-
te ficou em branco. 

Lia-se no primeiro dos editoriais: "Quando, em novem
bro de 1849, OS srs. Honorio e Figueira de Melo, depois de 
praticarem as mais escandalosas violencias contra a em-
presa do Diario Novo, ousaram, com imprudencia inaudita, 
ordenar a proprietaria da oficina que a fechasse, nos pro-
testamos com uma indignagao concentrada por esse torpe 
atentado contra o direito de exprimir o pensamento; e o 
Diario Novo retirou-se, resolvido, firmemente, a voltar ao 
seu posto de honra logo que nos fosse restituida a liberdade 
de imprensa. Suspendida a compressao da provincia, cau-
sas diversas impediram entao e ate agora a continuagao 

(12) Informagao colhida, quanto as prisoes efetuadas, nos periodicos 
liberals O Maccabeo, de Nascimento Feitosa, e O Fiscal, de Inacio Bento 
de Loiola. O segundo, em sua edigao de 20 de novembro de 1849, acres-
centou que, cercada a tipografia, pela policia, duas carrogas foram coloca-
das "a porta, para conduzir a oficina". Entretanto, "a sr." viiiva Roma, 
proprietaria desse estabelecimento, a muitas instancias, pode demorar a 
execugao enquanto foi ter com S. Ex." O sr. Honorio, compadecido das 
lagrimas da desolada viiiva, que reclamava o unico arrimo de seus filhos, 
mandou levantar o cerco"; " . . . porem o Diario Novo nao saiu m a i s . . . " 

(13) D'O Paladim, bissemanario liberal de A. M. O'Connel Jersey, edi
gao de 8 de abril de 1852. 
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do Diario Novo, que hoje finalmente sauda o pais, sempre 
girando para o seu poente, e mais apaixonado pela grande 
id6ia de que ha sido martir". 

O editorialista fez um retrospecto da vida acidentada da 
folha, dos servigos por ela prestados a provincia e do impul-
so dado a revolugao de novembro de 1848, quando o Partido 
Liberal viu que estava tudo perdido, so cabendo o recurso das 
armas. Ao concluir, emitiu o seu programa: 

"O Diario Novo quer a revisao da Constituicao, e que se 
amplie, devidamente, o elemento democratico do governo, 
porque reconhece que o principio uno tem uma esfera de 
agao tao extensa que desnatura a monarquia repre^entati-
va; quer que se reiorme o Parlamento, organizando conve-
nientemente o Senado, que esta superior a todos os poderes 
do Estado e pode tiranizar a nagao; quer que se estenda, con-
venientemente, a esfera Juridica das provincias, conservan-
do-se a forma unitaria; quer que se mude o nosso sistema 
eleitoral, por nao ser o mais proprio para realizar pratica-
mente o governo representativo do Brasil, etc.; — em suma: 
quer o progresso politico. 

"Quer tambem o desenvolvimento, a animagao e o pro
gresso da ciencia, da arte, da agricultura, da industria, da 
educagao e da moral; a nacionalizagao do comercio a reta-
Iho; a substituigao da escravatura por braces livres, em nos-
sa industria; a reforma no nosso sistema de propriedade ter
ritorial; o melhoramento e desenvolvimento de nossas vias 
de comunicagoes, etc.; em suma: quer o progresso social e 
individual da nagao. 

"Animado por este espirito, o Diario Novo, saindo nova-
men te, a luz, dirige hoje um grande convite a todos os libe
rals do Imperio, a fim de que se unam, todos por um so pen-
samento e uma so vontade, para debelarmos essa hidra fe-
roz que, sob o nome de governo, tem o seu pouso no Rio de 
Janeiro; e pugnaremos por uma Constituinte; porque, no 
atual estado politico do pais, e o unico meio de reformar a 
nossa organizagao politica que nao ofenda a soberania do 
povo, e sem essa reforma todo o projeto de melhoramento 
nacional e uma loucura". 

Voltou o Diario Novo a divulgar atos oficiais, sem com-
promisso, e, no segundo niimero, inseriu os estatutos da So-
ciedade Constituinte, de que se tornou orgao. Pela primeira 
vez, deu a publicidade um folhetim: o romance "Maria Es-
panhola ou A vitima de um frade", da autoria de M. Ven-
ceslau Ayguals de Isco. 

Entretanto, continuava no poder o Partido Conservador, 
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sendo presidente da provincia Victor de Oliveira e chefe de 
policia Figueira de Melo, de "tao tragicas recordagoes". Fez-
Ihe oposigao o destemido orgao, assim como ao Presidente 
Francisco Antonio Ribeiro, que substituiu ao precedente a 9 
de margo. Continuaram as censuras ao governo, do mesmo 
modo nao havendo tregua na polemica com os jornais gua-
birus. 

Finalmente, a viiiva Roma pos a venda a tipografia, re-
solvendo os redatores do jornal suspende-lo, o que ocorreu 
com a edigao de 30 de abril de 1852 (Bib. Pub. Est. e do 
Inst. Arq.) . 

1843 
O NAZARENO — 6rgao politico, surgiu no dia 24 de 

maio de 1843, em formato de 30x20, com quatro paginas 
de duas colunas, confecionado na Tipografia Social Naza-
rena, do Padre Luis Inacio de Andrade Lima & Cia., situa-
da no patio da Matriz, em Nazare da Mata (1). Editor e 
impressor — o proprio Luis Inacio; redator — Antonio Bor-
ges da Fonseca. Trazia, sob o cabegalho, a seguinte sen-
tenQa de Raynal: "Quando a prepotencia cresce e a mur-
muragao cessa, ai dos tiranos!". Tabela de assinaturas: 
ano 7$000; seis meses — 3$840; tres meses — 2$000, sendo 
as duas primeiras parcelas pouco depois alteradas para 
6$000 e 3$500, respectivamente, "pagando-se no ato de subs-
crever". 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Isolado numa posiQao 
arredada de todos os partidos e resolvendo a perigosa mar-
cha em que se vai precipitando o nosso desgragado Imperio, 
nao pode O Nazareno sufocar por mais tempo as suas melan-
colicas e angustiadas consideragoes". Esperava contribuir 
para alertar o Governo em face da "insuportavel torrente dos 
males publicos". 

Ao fim da ultima pagina, explicava uma nota: "O Naza
reno saira por ora uma so vez por semana e em dias inde-
terminados; distribui-se nesta Vila em casa do sr. Manuel 
Duarte Ribeiro e na mesma vende-se avulso a 80 reis cada 
um, e na cidade do Recife, nos lugares que pelas folhas fo

ci) Embora tivesse comegado a existir em Nazare da Mata, O Naza
reno transferiu-se para o Recife quinze meses depois. E tornou-se didrio no 
penultimo ano. Dai, e dada a importancia do jornal, a sua inelusao neste 
volume. 
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rem anunciados". Outra nota: "O Nazareno, uma vez por 
tddas declara que francamente publicara a defesa de qual-
quer 'pessoa ou autoridade ou corporagao cuja conduta for 
censurada em suas p^ginas". 

Seguiu-se a publicagao, inserindo extensos artigos, sem 
assinatura ou assinados O Editor, todos de natureza politica, 
sempre chamando a atengao do Governo Imperial para os 
males que afligiam a nagao, e Correspondencias, sem nenhum 
aniincio. 

A edigao de 8 de julho saiu, excepcionalmente, com seis 
paginas, assim advertidos os leitores: "fiste mimero, por ser 
de folha e meia, vende-se a 100 reis". No mes seguinte, pas-
sou a circular bissemanalmente, anunciando que as inser-
qoes custariam 100 reis por linha para os nao assinantes, e 
20 reis para os assinantes. A partir de 9 de agosto, a sen-
tenga do cabegalho foi substituida pela seguinte: "Para que 
uma nagao ame a liberdade, basta conhece-la; para que seja 
livre, basta quere-lo". Alem disso, abrindo a primeira pagi-
na, alinharam-se mais dez sentengas celebres, uma das quais 
e esta: "Quando o governo oprime o povo, a insurreigao do 
povo inteiro, e de cada porgao do povo, e o mais santo dos 
deveres". 

Apos a edigao de 11 de outubro, O Nazareno viu-se obri-
gado a suspender a circulagao, acusado que foi, pelo governo 
provincial, como incurso em delito de imprensa, devido a di-
vulgagao, no n.° 29, do artigo "Atengao, realistas!", sem as
sinatura, mas de responsabilidade atribuida a Vicente Fer-
reira Marinho (2) . A deniincia do promoter aludia a "ex-
pressoes injuriosas" contra o Imperador Pedro II e outras 
"provocagoes" d'O Nazareno para derrubar a Monarquia. 
Nada obstante, voltou a circular a 8 de novembro. No dia 
5 do mes seguinte, em concorrida sessao do Jiiri, sendo de-
fensores do jornal o Padre Luis Inacio de Andrade Lima e 
Borges da Fonseca, ocorreu unanime absolvigao, que a folha 
anunciou na edigao de 9 de dezembro e foi celebrada com 
manifestagoes publicas de regozijo, vivas a liberdade de im
prensa, a O Nazareno e a Justiga (3) . 

(2) O "testa de ferro" era "pardo, solteiro, caixeiro e estilador no 
Engenho Sagui". 

(3) O Diario Novo, do Recife, edigao de 16-12-1843, deu completa 
cobertura ao acontecimento, regozijando-se com a vitoria da oposigao em 
Nazare da Mata. 

Um ano depois (novembro de 1844), em consequencia de apelagao do 
juiz de direito, o processo voltou a julgamento, verificando-se nova ab
solvigao, por unanimidade. 
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Tendo encerrado as atividades do ano com a edigao de 
16 de dezembro, o periodico reapareceu a 9 de Janeiro de 
1844. Para facilitar a leitura dos numeros atrasados, dizia 
uma nota que eles seriam vendidos, na tipografia, a "tres 
vintens". Nova interrupgao verificou-se entre 26 de Janeiro 
e 27 de fevereiro, motivada pela ausencia do redator Borges 
da Fonseca, que fora ao interior do Estado a servigo da ad-
vogacia, que vinha exercendo como autodidata. 

Mantendo-se em oposigao ao "Ministerio monarquico" 
e defendendo a implantagao da Republica, O Nazareno en-
frentou a odiosidade do situacionismo, sob o governo de 
Francisco do Rego Barros (Barao da Boa Vista), sofrendo 
perseguigSes, ate que, dada a edigao de 18 de junho, deixou 
de circular em Nazare da Mata. 

Dois meses apos, precisamente no dia 20 de agosto, res-
surgiu no Recife, para onde veio transportada a Tipografia 
Social Nazarena, entao propriedade unica de Antonio Bor
ges da Fonseca, que se instalou no Largo do Paraiso n° 4. 
No artigo de reapresentagao, sob o titulo "O Nazareno res-
suscitado", lia-se: 

"Depois de longo intervalo, vencidas enfim as dificul-
dades que nos opuseram os inimigos das liberdades patrias, 
OS algozes das garantias socials, os assassinos dos direitos do 
homem, os vandalos calunladores da democracia, eis-nos na 
arena, e nesta praga do Recife de Pemambuco, aqui onde er-
gueram suas vozes os democratas Barata e Caneca, em prol 
do povo, em prol da soberania nacional. 

"Foi imitil o esforgo dos nossos adversarlos para rou-
bar-nos a tipografia que, estabelecida em Nazare, sob a fir-
ma social do nosso distinto e venerando padre L. I. de An-
drade Lima & Cia., se houvera prestado somente a publica-
goes no interesse da nacionalidade; perderam suas cUadas, 
e nem os sicarios que emboscaram para assassinar-nos e a 
tres amigos que conduziam a tipografia para esta praga Ihes 
foi de proveito! Deus, cujo dedo potente vemos contlnua-
mente na diregao das coisas da patria, cuidou de nos" (4) . 

Seguiram-se longas consideragoes em torno dos erros 
do Ministerio e do governo imperial, dizendo o articulista, a 
certa altura: "Queremos uma Constituinte para dar o Bra-
sil aos brasileiros e arranca-lo do poder dos estrangeiros". 
Em conclusao: " . . . temos uma devogao quase fanatica pela 

(4) Ja antes, amigos de Borges da Fonseca tinham evitado que file 
caisse noutra emboscada, destinada a assassina-lo. 
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ordem, pela paz, pela liberdade"; "a unica revolugao que 
desejamos ver consumada e a moral . Resignagao, constan-
cia, assiduidade, e a vitoria sera nossa; nao esta longe o dia 
da redengao". 

Independente de partidaKismo, o periodico combatia 
"a sucia da Praia" e atacava "o Regenerador do sr. Batista" 
(Joao Batista de Sa) , anunciando que Borges da Fonseca 
iria fazer circular O Verdadeiro Regenerador (5) . Ja se afas-
tara da Presidencia da Provincia, desde abril do referido 
1844, o Barao da Boa Vista, uma vez decaido o Gabinete Con-
servador; sucederam-no, interinamente, Pedro Francisco de 
Paula Cavalcanti de Albuquerque, Major Isidro Francisco de 
Paula Mesquita e, para uma temporada maior, de quatro 
meses, o desembargador Joaquim Marcelino de Brito, ate que, 
a 11 de outubro, inseriu O Nazareno concisa mensagem do 
novo Presidente, Tomaz Xavier Garcia de Almeida, dirigida 
"Aos Pernambucanos" ao assumir tais fungoes, dois dias 
antes. Logo abaixo, porem, uma nota redacional argumenta-
va que as promessas governamentais eram sempre vas, acres-
centando: "N6s levantaremos tambem nossas vozes em fa
vor da reforma social, para que combinemos no seu justo 
valor a democracia e a realeza, estabelecendo o sistema fede
ral, e faremos todos os esforgos per mantermos a paz, a or
dem e a liberdade, necessidade que tem o unico soberano do 
Brasil — o povo". 

Na mesma data ficou suspensa a folha, por motivo de 
nova viagem do redator, que avisou aos leitores: "Quando 
voltarmos, entraremos em conta com os inimigos da demo
cracia, quaisquer que eles sejam". 

Ressurgiu a 16 de dezembro, abrindo a edigao prolixo 
editorial, em que dizia, a certa altura, verberando a atuagao 
do gabinete ministerial: " . . . e nao e ultrajar-nos man-
dar-nos governar pelo sr. Tomaz Xavier, o chefe da comis-
sao militar de 1824, o chefe da Coluna em 1829, que daqui 
saiu proscrito? nao e ultrajar-nos restaurar no comando das 
armas o sr. Seara (Brigadeiro Antonio Correia Seara), que 
ja uma vez foi sacudido daqui, quando obteve igual despa-
cho? o sr. Seara, que se ofereceu para comandar a escolta 
destacada para assassinar o nunca assas chorado Caneca?". 

Noutro topico, explicava o articulista: "Srs . : estavamos 

(5) O novo orgao, de publicagao hebdomadaria, surgiu em setembro 
de 1844, para secundar a campanha contra a Monarquia constitucional e o 
governo provincial, especializando-se, todavia, no combate ao predomlnio 
de estrangeiros no comercio a retalho (Ver "Periodicos do Recife", Vol IV) 
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quase resolvido a nao escrever mais, porque como que ha-
viamos desesperado da salvagao piiblica; mas agora, enquan-
to governarem em Pernambuco os seus algozes, so deixare-
mos a pena se nao formos ajudado de uma maneira decidida 
e franca pelos liberais, por aqueles que foram, em 1824 e 29, 
vitimas dos assassinos da liberdade. Estavamos, sim, sem 
animo de continuarmos, uma vez que, nessa miseravel luta 
em que nos achamos, alguns homens, que supunhamos de 
juizo, nao entenderam nosso pensamento, e nos fizeram in-
justigas; mas a patria nao e culpada para a abandonarmos 
ao furor de seus mais cruentos algozes, e ainda vamos fazer 
mais um esforgo para ajuda-la. Quando o Ministerio tudo 
assola; quando nao respeita nem mesmo a decencia piibli
ca, poupa-lo e um crime de lesa nagao, e o nao praticaremos 
seguramente". 

Mais adiante, bradou: "Pernambucanos! Nem tanta pros-
tragao: nao vos deixeis levar por essas alicantinas monarqui-
cas, que so servem para enervar-vos e expor-vos a toda a 
casta de vilipendios. Vede que nossa decadencia data de 
quando se amorteceu o fogo democratico por entre vos, para 
dar lugar as devassidoes monarquicas, isto e, a esses bailes, 
a essas sucias dansarinas, a essas quadrilhas insignifican-
tes, a esses continues deboches, a essas bacanais, e quando 
nos faltam e se nos negam todos os meios de educagao po
pular" . 

Na edigao seguinte, em nota esclarecedora, frisou O Na-
zareno que jamais louvara a Praia, de que era adversario o 
seu diretor. 

Findou o ano com a edigao de 23 de dezembro, voltan-
do a 3 de Janeiro de 1845, para continuar circulando bisse-
manalmente. 

No mes de maio desse ano, uma vez preso Antonio Borges 
da Fonseca (por denunciado delito de imprensa cometido 
atraves d'O Verdadeiro Regenerador), a impressao d'O Na-
zareno passou a responsabilidade de Manuel Zeferino Pi-
mentel, "antigo impressor da tipografia". Absolvido no dia 
21 de junho e libertado, escapou o jornalista, no dia 26, de 
ser assassinado, as 9 horas da noite, em frente a sua casa, 
no patio do Paraiso, por um elemento da policia, a mandado, 
segundo divulgou, do Presidente da Provincia, Manuel de Sou-
sa Teixeira, que substituira a Tomaz Xavier no dia 5 do mes 
em referenda. O novo titular, porem, transmitiu o governo, 
a 11 de julho, a Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

Depois de haver tido como alvo de criticas acerbas a ad-
ministragao de Tomaz Xavier, o jomal de Borges da Fon-
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seca nao deu tregua a de Chichorro, enfrentando, o ano in-
teiro a imprensa situacionista: Diario Novo, O Guarda Na-
cional, O Azorrague e O Foguete, alem de rebater aleives dos 
conservadores: Diario de Pernambuco, A Carranca, O Cla
mor Publico, etc. , embora as insinuagoes, daquele outro la-
do, de haver ele aderido a politica destes liltimos, entao oposi-
cionistas, tambem apelidados "guabirus". 

Nesse ano, circulou a ultima edigao a 28 de novembro, 
para reaparecer no dia 5 de fevereiro (6) de 1846, transfe-
rida a Tipografia Nazarena para a rua das Florentinas, D-8. 
Estabelecido em 2$000 o custo da assinatura de uma serie 
de 25 numeros, vendia-se o exemplar a SIOO. 

Voltava, pois, decorridos mais de dois meses de parali-
sagao, motivada por grave enfermidade de que fora acome-
tido o redator, o qual pretendera, na oportunidade, reti-
rar-se da politica. Entre as razoes do reaparecimento, res-
saltavam: a luta na Europa; a "perversidade do Ministerio"; 
a "razao social"; a indicagao do Visconde de Goiana a Sena-
toria e a necessidade da revogagao da lei de novembro. Acen-
tuou o articulista: 

"Temos, finalmente, que entrar em discussao com tudo 
que nos parecer contrario aos interesses primarios e secun-
ddrios da America, e deste Brasil que tambem e America, 
e mostraremos como o Norte esta aniquilado pela miseria, 
sem que o Ministerio glorioso cumpra o seu dever mandando 
OS socorros que a Constituigao diz garantir ao povo brasi-
leiro". 

No dia 12, comentando, sob o titulo "Morro de fome", 
a tremenda seca que assolava o Nordeste, escreveu, entre 
outras consideragoes: "Brasileiros! enquanto estamos one-
rados de gravosos impostos, enquanto a extraordinaria ren-
da que se tira das provincias do Norte e consumida em 
bailes, em devassidoes na corte do Rio de Janeiro, nos, os 
que habitamos as provincias do Norte, morremos de fome, 
e n e n i esse governo reparte conosco nosso proprio suor. Em 
vao sao nossos clamores, escarnecidas sao nossas lagri-
mas; o que se quer e mesmo reduzir o Norte ao ultimo apu-
ro, porque se teme o Norte, porque seguramente nao per-
maneceremos por muito tempo como colonos do Rio de Ja-

de Carvanfo. ^ ^ '^^ fevereiro, como esta registado nos "Anais", de Alfredo 
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Continuou, meses afora, a combater o partido liberal 
ou praieiro e a administragao provincial, declarando, na 
edigao de 6 de junho, que o Ministerio devia compreender 
"a necessidade de mandar para esta provincia um presi-
dente que creia nos principios da sociedade brasileira, que 
OS procure realizar e que nao venha mais comprometer a 
causa social e a Monarquia, como tern feito o sr. Chichorro, 
de abominavel recordagao (?) . Que S. M. e seu governo com-
preendam a nulidade do partido praieiro, e salvem Pernam-
buco do oprobrio, e o Brasil inteiro da ruina, que Ihe est4 
iminente". 

A 17 de dezembro vinha a baila o contrato que o Im-
perador assinara, com certa firma do Rio de Janeiro, para a 
lispeza das "materias fecais, comentando o desabusado re-
dator: 

"Mas nao temos nos um Presidente tao zeloso pelo bem 
deste Pernambuco? Pois entao, ele que se nao esquega da 
trampa, para se mostrar bom delegado: neste governo de 
trampa, tambem S. Ex.^ o sr. Chichorro deve mostrar sua 
aptidao; o mais e ficar somenos o Governo Imperial, cujo 
delegado e, governo que tem mostrado seu espirito reforma-
dor, comegando pela trampa". 

Os ns. 70 e 71, ultimos de 1846, sairam ambos com a 
mesma data de 24 de dezembro, o primeiro, excepcionalmen-
te, com oito paginas, sete das quais ocupadas pela "Lei re-
gulamentar das eleigoes do Imperio do Brasil". Fechando a 
oitava, lia-se: 

"Temos completado o trabalho deste ano; tomamos fe-
rias. Agradecemos aos nossos assinantes a pronta coopera-
Qao que nos prestaram. Talvez seja O Nazareno a unica fo-
Iha, nesta cidade, e em todo o Imperio, que finde o ano sem 
ter um so subscritor de quem se queixe. Boas festas deseja-
mos a todos os nossos leitores. Nossos trabalhos continua-
rao em Janeiro proximo". 

No n.° 71, fez-se um balango do ano findo, chamando-o 
o articulista de maldito, porque comegou com um Ministerio 
que erigiu em "principio governativo a rapina, o punhal, o 
bacamarte", terminando com outro de impotentes. 

Ja entao, a oficina tipografica se encontrava na rua da 
Uniao, tendo passado algum tempo antes na rua Augusta. A 
fungao de "impressor", desde 15 de outubro, estava a cargo 
de Pedro Alexandrino Alves. 

Voltando no dia 22 de Janeiro, aludiu O Nazareno, 
no artigo "O novo ano de 1847", aos 24 anos e quatro 
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meses do regime monarquico constitucional, "de decepgoes 
e enganos", passados "na prostituigao e na infarnia", pe-
riodo em que a civilizagao pouco ou nada tinha adiantado. 
Enumerou, a seguir, a contar de 1822, ano por ano, as reali-
zagoes negativas do governo monarquico, terminando por 
falar dos gaslos da familia imperial e da enorme divida na-
cional, achando-se o pais quase na bancarrota, ao passo que 
"todos OS dias" corria sangue, nao havendo "administragao 
nem policia". 

O editorial, que ocupou pagina e meia, aconselhava: 
"Nesta situagao, o que nos cumpre? Pensar na atualidade, 
congregar-nos, para salvarmos o pais deste Estado deplora-
vel em que se acha, para arranca-lo do abismo em que esta 
metido". E, apos longa estirada: "Oxala tenha o Deus da 
America abengoado este ano; que seja ele prospero, que nele 
o povo compreenda sua missao. e a America realize sua 
confederagao geral, ou ao menos se de principio ao seu es-
tabelecimento. Tais sao os nossos votos, e por nossa parte 
tudo empreenderemos para os vermos realizado". 

O Nazareno iniciou 1847 com maior formato (35x25), 
de tres colunas a 16 ciceros, divulgando cada vez mais ex-
tensos editorials politicos, alem da transcrigao de materia 
dos jornais de provincias vizinhas. So entao passou a ad-
mitir ligeiros anuncios. Publicagao as segundas, quartas e 
sextas-feiras, a tarde; semestre — 5S000. Batia-se, sempre, 
com o Diario Novo, repelia o que chamava "as mentiras" 
do periodico O Arara e nao perdia oportunidade de criticar 
a presenga de Portugueses e ingleses em Pernambuco. 

Logo a 25 de fevereiro, o periodico iniciou a insergao 
de folhetins em rodape, com a novela "Um homem do po
vo", por A. B. , prosseguindo, apos, com outras. A Tipo-
grafia Nazarena, ate ai, de Borges da Fonseca, transferiu-
se, no dia 3 de abril, a propriedade de Beroaldo Soares dos 
Reis, sem alteragao, porem, na parte intelectual. 

Uma nota do dia 9 desse mes atribuiu ao juiz Manuel 
Mendes da Cunha Azevedo a qualidade de "impressor" d'O 
Nazareno, para o fim — dizia — de acobertar a folha da 
feroz perseguigao que vinha sofrendo, e assim sustar os ata-
ques de que ele proprio, o juiz, era vitima. Todavia, noutro 
topico da mesma edigao, aludia-se ao estado deploravel em 
que se achava a provnicia, onde se via "por juiz um doido, 
um miseravel prevaricador, como Manuel Mendes da Cunha 
Azevedo". 

Em consequencia, foi Antonio Borges da Fonseca preso 
no dia segumte, como autor da falsa noticia que dava o 
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juiz como impressor, do que se defendeu o jornalista, inu-
tilmente, assegurando (edicao de 14 de abril) nao ser mais 
proprietario da tipografia, fugindo-lhe, porlanto, a respon-
sabilidade da imputacao. Nada obstante, foi condenado ao 
pagamento de uma m'ulta de 400S000 e sequestro dos exem-
plares do dia 9 porventura encontrados. O juiz que deter-
minou a penalidade foi Vicente Ferreira Gomes. 

Outro processo, ao mesmo tempo, envolveu o bravo "es-
critor publico", sob a acusagao de crime de injuria contia 
o Imperador e de incitamento a separagao entre o Norte e 
o Sul, o que fez com que ele permanecesse na prisao. Ba-
seava-se o acusador no artigo "A Presidencia de Pernam-
buco", inserto no n.o 64, de 27 de novembro de 1846, d'O Na-
zareno, em que se falava do "cadaver do Imperio coberto 
de sangue", assim concluindo: " . . . antes morrer do que 
ser escravo de meia diizia de tratantes. Venca o povo, ven-
ga a democracia e para isto brademos unissonos: — Viva 
a Confederagao do Equador! Viva a independencia do Nor
te!" Mas o objetivo de tao rubro artigo, expresso nos topi-
cos centrals, era dirigir um apelo ao governo imperial, no 
sentido de livrar o povo de Pernambuco da presenca do Pre-
sidente Chichorro e indicar, para substitui-lo, o nome do 
Visconde de Goiana. Depois vieram as conclusoes.. ., que 
nao foram bem interpretadas, delas resultando consequen-
cias tao desagradaveis. 

O caso ja tinha sido resolvido com o processo a que 
fora submetido o impressor Pedro Alexandrino Alves, pro-
nunciado e preso. Ocorreu que o valente periodico vinha 
atacando atos, nao muito decentes, do juiz Mendes da Cunha. 
E este tomou a deliberagao de perseguir Borges da Fonseca, 
seu inimigo pessoal, a que fez pronunciar, despronunciando 
aquele. 

Da prisao, o jornalista requereu habeas-corpus ao Tri
bunal da Relagao de Pernambuco, que o denegou pelo voto 
de desempate. 

Outro processo foi instaurado, por delito de imprensa, 
devido a insergao, em margo de 1847, de quatro artigos, in-
criminados de injuriar D. Pedro II, provocar a destruigao 
da Constituigao e ultrajar a princesa D. Maria. O proprie
tario das oficinas graficas era Beroaldo, e o impressor Fran
cisco Antonio Xavier, que substituira a Pedro Alexandrino; 
mas a "justica" so visava a Borges da Fonseca, que se viu 
outra vez pronunciado, ja entao pelo juiz municipal Joaquim 
Luis de Melo Carioca, ao que escreveu O Nazareno, a 16 de 
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junho: "Tal e a miseria da fagao praieira, que um homem 
assim analfabeto e juiz municipal nesta importante cidade do 
Recife". 

No caso anterior, chegou o reu a ser despronunciado 
pelo juiz Jose Raimundo da Costa Menezes. Houve, porem, 
recurso, e voltou a pronuncia-lo o juiz Ferreira Gomes. 

De nada valeram requerimentos de Borges da Fonseca 
aos juizes Mendes e Ferreira Gomes, no sentido de que, na 
qualidade de seus inimigos, averbassem suspeigao. Ainda foi 
processado o jornalista, por ter "caluniado atrozmente" o 
juiz Vicente, chamando-o "prevaricador". Ao que acrescentou 
O Nazareno nao ter ele "um ceitil de vergonha". 

Enquanto isto, nao cessava a catilinaria contra a poli-
tica liberal e sua imprensa, atribuidas ao Presidente Chi-
chorro da Gama as instrugoes dadas a certos membros da 
justiga para a desenfreada perseguigao ao lider republicano. 
Eram especialmente, visados, pelo trissemanario: Nunes Ma-
chado e Urbano Sabino Pessoa de Melo, deputados e 
redatores do Diario Novo. Terminavam os arrigos, quase sem-
pre, com as expressoes: "Deus e Liberdade/Viva a Democra-
cia!" Em compensagao as estiradas politicas, divulgavam-se, 
de quando em quando, velhas odes do famoso poeta Jose da 
Natividade Saldanha. 

Na edigao de maio de 1847, escreveu O Nazareno que "o 
quadrilheiro Chichorro, de execranda lembranga" (?), pre-
tendia mandar Borges da Fonseca para a ilha de Fernando 
Noronha. Que o fizesse. E frisou: "Nos nao emudecere-
mos jamais, e estamos prontos a colher, uma a uma, todas 
as palmas do martirio". Mais adiante: 'O Nazareno sentira 
muito a falta do seu dedicado dire tor; mas nao morrera, e 
durante sua ausencia sera dirigido como Deus o ajudar, sem-
pre, porem, no caminho da liberdade, da democracia, da 
republica, sim, da republica, unico ponto para onde se diri-
ge, porque quer que o povo se governe e porque desconhece, no 
sistema social, especialidades absurdas, que desnaturam o 
homem e desvirtuam todos os elementos socials". 

No dia 16 de junho, Francisco Antonio Xavier, que fi-
gurava como impressor desde 12 de abril, transferiu essa fun-
gao a Francisco Jose da Costa Medeiros. 

A 1 de julho alterava-se o titulo para O Nazareno, Diario 
da Tarde (tudo numa linha), lendo-se abaixo: "Circula to-
dos OS dias que nao forem de guarda, as 5 horas da tarde" 
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(7). Nova tabela de assinaturas: ano — 12$000; semestre 
— 6f000, vendendo-se o numero avulso a 80 reis. Sofreu li-
geira alteragao o custo dos pequenos anuncios, adiantando 
o Expediente: "Qualquer correspondencia que denunciar 
abuso das autoridades publicas, vindo documentada, se pu-
blicara gratis e sob responsabilidade da casa. Do mesmo 
modo as noticias de fatos de subversao social, que aconte-
cerem nesta provincia e nas provincias de Alagoas, Paralba, 
Rio Grande do Norte e Ceara". Colocou-se, sobre o cabega-
Iho, uma alegoria de cinco centimetros quadrados, com as 
seguintes caracteristicas: Sol, duas maos entrelagadas, um 
barrete frigio (simbolo da Republica), bandeiras, uma haste 
de cana e um ramo de algodao (8). 

Melhorou, entao, a parte informativa, com segoes de Co-
mercio, Movimento do Porto, Alfandega, Consulados, etc., 
sem se alterar a parte politica, constituida de ataques a "fa-
Qao Calabar" e ao Presidente Chichorro, em constante po-
lemica com a imprensa situacionista. No fim do mes, voltou 
Xavier a fungao de impressor, transferindo-se a tipografia 
para a sua de Santo Amaro n.° 12. 

Decorrido, entretanto, pouco mais de um mes, foi "rou-
bada (9) a tipografia, pela policia", e o vespertino suspen-
deu sua circulagao, apos o n.° 80, de 5 de agosto de 1847 (lOV 

Reuniu-se, no dia 9, o Tribunal do Jiiri, para julgar 
Borges da Fonseca pelo "delito de imprensa" do n.° 64 d'O 
Nazareno. Foi condenado a oito anos de prisao e multa. Anu-

(7) Sanelva de Vasconcelos, no sen livro "Prelos & Jornais", basea-
do numa contradigao de Alfredo de Carvalho, registou o Diario da Tarde, 
de 1875, como tendo sido o "primeiro vespertino" do Recife. 

(8) Alfredo de Carvalho (obra citada) batizara o desenho como "o 
brasao de armas da Confederagao do Equador", — brasao que jamais exis-
tiu — no que foi seguido por Helio Viana, a pagina 563 do livro "Contribui-
gao a Historia da Imprensa Brasileira — 1812-1869". 

(9) A expressao "roubada", que o jornalista veio a empregar apos 
o reaparecimento do jornal, constitui um exagero. O que houve foi o se-
guinte, de acordo com a carta que o proprio Borges da Fonseca, ainda preso, 
dirigiu, dias depois da suspensao, ao Diario de Pernambuco: 

"Esta o publico informado do modo por que conseguiu a gente domi-
nante suspender a publicagao do Nazareno; sabe como o proprietario da 
tipografia, Beroaldo Soares dos Reis, vendeu-a a policia, e com isto nada 
tenho, estava ele no seu direito. Esta gente, porem, tem espalhado que isto 
se fez de acordo comigo, e e por esta razao que me apresento ante o pu
blico para protestar contra semelhante aleive e declarar que entre mim e 
tal gente ha um duelo de morte politica, e que nunca, qualquer que seja 
a situagao da politica do Brasil, estarei de acordo com homens que prati-
cam tantas indignidades". 

(10) Oito dias apos, O Nazareno era substituido pelo periodico O Tri-
bano, redigido, da prisao, por Borges da Fonseca (Ver pag. ) . 
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lada a sentenga, pelo Tribunal da Relacao de Pernambuco, 
voltou o reu, no dia 8 de fevereiro de 1848, a comparecer 
perante o Jiiri, que, menos rigoroso, Ihe aplicou quatro anos 
e oito meses de prisao, mais a multa correspondente (11) . 

Precisamente sete meses decorridos do golpe infligido k 
sua integridade, reapareceu O Nazareno, Diario da Tarde 
a 6 de margo de 1848 (12), impresso por Manuel Rodrigues 
Pinheiro, (13), tendo excluido do cabegalho o desenho que 
provocara criticas da turma da Praia. Continuou Borges da 
Fonseca a redigi-lo, mandando os artigos da cadeia (14), 
ajudado, na tarefa de atacar a administragao publica e a Mo-
narquia, por "penas adestradas", que nao eram outras senao 
OS jornalistas-advogados republicanos Afonso de Albuquer
que Melo e Joao de Barros Falcao de Albuquerque Maranhao. 

A edigao inicial da nova fase abriu com editorial sobre 
a revolugao de 6 de margo de 1817, tecendo louvores a data 
e aos herois daquele glorioso movimento. So na segunda pa-
gina veio o artigo relative ao reaparecimento, declarando o 
comentarista que O Nazareno nao desmentia sua vida intei-
ra para mudar de principios: continuava "a advogar a causa 
da republica federativa". 

"No que respeita a administragao — aduziu — fara opo-
sigao a parcialidade que corrompe o pais desde 2 de feverei
ro de 1844". Poderia defender um Ministerio que se apre-
sentasse capaz de promover "os interesses materiais e morals 
da patria". Mas nao seria, jamais, "jornal de governo", que 
recebesse dele inspiragoes, adotando o rifao: "Amigos, ami-
gos; negocios a parte". 

Por fim, lia-se, na ultima pagina, um "Aviso a Policia 

(11) Anulada de novo a sentenqa, Borges da Fonseca foi a julgamento 
pela terceira vez, no dia 8 de agosto de 1848. sendo absolvido. A Relacjao 
confirmou e o nnartir da imprensa viu-se libertado a 19 de setembro, e nao 
depois, pelo Presidente Pena, como registou Olivio Montenegro, na sua con-
ferencia "Um revolucionario da Praieira", publicada em 1949. 

(12) Anunciando, no dia seguinte, o ressurgimento d'O Nazareno, o 
Diario de Pernambuco, nos "Avisos diversos", indicou os pontos de sua 
vendagom, torminando: "Nao se diz nada dele; quem quiser ver compre a 
100 reis cada um". 

(13) Na sessao extraordinaria de 1 de margo de 1848, da Camara Mu
nicipal do Recife, "o secretario leu uma p^rticipagao de Manuel Rodrigues 
Pinheiro, na qual declarava que, como gerente duma Sociedade, tinha em 
nome dela, estabelecido uma tipografia, denominada Tipografia Nazarena 
em o bairro da Boa Vista, na rua da Gloria n . 7, da qual oficina era ele 
mesmo o impressor". 

(14) A cadeia situava-se na rua do Imperador, no local onde existe 
atualmente, a Biblioteca Publica do Estado. ' 
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que rouba tipografia", no qual Manuel Rodrigues Pinheiro 
anunciava a formagao da sociedade em comandita Tipogra
fia Nazarena, acrescentando: "O impressor da oficina e sua 
gerencia e somente administrativa, sem que jamais possa 
eu alienar de qualquer modo nao so esta como qualquer pro-
priedade pertencente a Sociedade Nazarena". 

Em artigo de 10 de margo, escrevendo sobre ''O ano de 
1847", frisou o redator que, langado O Nazareno "da arena 
politica desde agosto desse ano fatal, por ter sido roubada a 
imprensa em que publicavamos nosso jornal", nao podia 
"acompanhar todos os sucessos desse ano maldito". 

Aludiu o editorialista a subida e descida desastrada do 
Ministerio Paula e Sousa; a miseria administrativa; a nu-
lidade das Camaras; ao sangue derramado em diversos pon-
tos do pais; aos desatinos da "fagao Calabar" e aos grandes 
padecimentos da Provincia de Pernambuco, acentuando: "Foi 
um ano de trapagas, de ilusoes, de enganos". Aconselhou, 
a seguir. a que os pernambucanos aproveitassem "a experi-
fencia desse ano de miserias", para que nao tornassem "a 
ser vitimas da tentagao do demonio", concluindo: " . . . nao 
aceitemos nunca mais, como aceitamos, a imposigao da 
Corte". 

No dia 11 comegou uma serie de artigos, sob o titulo 
"Ao mundo", historiando as perseguigoes de que vinha sen-
do vitima Borges da Fonseca. Disse, a certa altura: "A Praia 
tomou a peito o aniquilamento d'O Nazareno desde o seu 
nascimento; previa ela que O Nazareno devia mata-la, e en-
tendeu que escapava a morte de que estava ameagada, sufo-
cando-o. Nao calculou, porem, com o poder da opiniao; nao 
se recordou da historia mesma do pais, que Ihe mostrava uma 
sucessao de fagoes todas aniquiladas pelo poder da impren
sa, sempre que elas a quiseram suprimir". 

A marcagao, segundo o comentario, vinha do inicio do 
governo de Chichorro da Gama, quando, recusando apoia-lo, 
o jornalista Ihe opos guerra franca. Foram baldados os es-
forgos da Praia para atrai-lo ao seu partido. Dai, o odio de 
morte ao jornal, levado ao maximo atraves das medidas de 
cerceamento postas em pratica. 

Prosseguindo a catilinaria, a par da infindavel polemica 
com o Diario Novo, desferia a folha republicana tremendos 
baldoes contra o chefe do governo provincial, que era cha-
mado de "satrapa", "cobarde", "vil canalha", "monstro" 
(edigao de 28 de margo), alem de outros epitetos candentes. 
Lia-se (31 de margo), a proposito do estado em que se en-
contrava a Provincia: "Completa e a dissolucao; cada um 
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faz o que quer; basta dizer: — Sou do governo, pertengo k 
Praia Velha — e logo se esta habilitado para matar e rou-
bar". 

Intensificando-se a campanha d'O Nazareno pela im-
plantacao da Republica, assim terminou um soneto, sem as-
sinatura, na edigao de 12 de abril: 

"Republica erige o Novo Mundo; 
Republica fara nossa ventura; 
Republica nao quer Pedro Segundo". 

Chichorro da Gama deixou o governo no dia 19 de abril, 
data em que a policia resolveu transferir Borges da Fonseca 
da rua do Imperador para o Brum, sendo metido num sub-
terraneo da velha fortaleza, "debaixo de oito chaves, engaio-
lado como se fora um tigre". Durante quinze dias la perma-
neceu, escrevendo para O Nazareno um diario (15) desse 
novo capitulo de sua odisseia. Quando voltou para a primi-
tiva cadeia, achava-se na Presidencia da Provincia o Padre 
Vicente Pires da Mota, cuja gestao nao Ihe adogou a pena 
panfletaria. 

A 22 de maio, escrevia ele, no artigo "Aos realistas": "O 
mundo marcha ao complemento da grande revolugao social, 
que tem de extinguir todos os tronos, que tem de acabar com 
todos OS rels", acentuando: "Nada de Praia Velha. Nada de 
Praia Nova. Nada de Saquarema". Em conclusao: "O povo 
quer um governo regular, que mantenha a liberdade, a 
igualdade". 

Terminado o folhetim anterior, iniciou o vespertine, a 
29 de maio, o romance historico "D. Pedro e D. Joao de Car-
vajal", por J . Mendes da Silva Leal Junior, publicado em for
ma de livro, para recortar, utilizando metade da primeira 
pagina e o reverso correspondente. Nao passou, todavia, de 
seis insergoes. 

Seguia sua meta o bravo jornal, desancando a Monar-
quia e tecendo louvores ao principio republicano, quando, nos 
primeiros dias de junho, enfrentou o recem-aparecido perio-
dico liberal A Barca de Sao Pedro, de tendencias socialistas, 
redigido por Jose Inacio de Abreu e Lima, o famoso "gene
ral das massas". Escreveu, a respeito, no dia 9: "Miseravel 
Barca, desgragada gente que sustenta tanta inepcia!" 

(15) O diario da Fortaleza do Brum tinha curse, igualmente, em arti-
gos diferentes, n' O Tribuno. 
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Estava por um fio a existencia d'O Nazareno. Decorre-
ram alguns dias e, sem qualquer explicagao, parou com o 
n.** 81, de 23 de junho de 1848 (16), para nao mais emergir 
(Bib. Pub. Est . ) . 

1846 
O ANNUNCIANTE — Publicagao diaria, surgiu a 28 de 

agosto de 1846, com quatro paginas, em formato de 28x19, 
para ser vendido o exemplar a 80 reis. Nao divulgou edito
rial de apresentagao, abrindo o texto a nota de expediente a 
seguir: 

"Os assinantes pagarao por quartel 5$000 adiantados; 
OS seus anuncios serao publicados gratis ate segunda vez e 
por cada uma de mais repetigao pagarao vinte reis por linha. 
Os anuncios avulsos serao pagos a 40 reis por linha, e por 
cada uma repetigao dos mesmos pagarao 20 reis por linha. 
Por qualquer gravura, ou ornato pagarao os donos de anun
cios 160 reis, e por cada uma repetigao dos mesmos 80 reis. 
Os anuncios serao escritos em meia folha de papel dobrada, 
ficando a dobra horizontal, assinados pelos autores (decla-
rando se sao assinantes) e entregues na tipografia ate ao 
meio dia, na rua do Livramento n.'' 28". 

Impresso na tipografia de Januario Alexandrine da Sil-
va Rabelo Caneca, O Annunciante, ao contrario do enunciado 
no titulo, o que mencs publicava eram anuncios, as vezes nao 
chegando a encher uma pagina. Logo no primeiro numero, 
iniciou a divulgacao do "Catalogo dos bispos de Pernambu-
co e dos governadores que existiram no mesmo tempo", de 
autoria de Frei Joaquim do Amor Divino R. Caneca; depois, 
veio c "Itinerario" da marcha para o Ceara dos revolucio-
narios da Confederagao do Equador. Seguiram-se outras 
transcrigoes de obras de Frei Caneca, a saber: "O espelho das 
formosas" e a "Historia da Fran-Magonaria", ambas em tra-
dugao, e por fim, a materia completa de cinco edigoes d'O Ty
phis Pernambucano, periodico redigido pelo famoso martir, 
que circulara em 1824. 

Com semelhante materia, em homenagem ao imolado 

(16) Na data do ultimo numero d'O Nazareno, Borges da Fonseca ainda 
se encontrava na cadeia da rua do Imperador, para onde tinha voltado, 
sendo removido, quatro dias depois, para a fragata "Euterpe", por haver 
discursado ao povo, da porta da prisao, a passagem de exaltados grupos 
de mata-mata marinheiros. 
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irmao do responsavel pelo O annunciante, enchiam-se quase 
todas as suas paginas. Ja para o fim, divulgou atos do go-
verno estadual, extraldos do Diario Novo; algumas maximas 
e, a 26 de outubro, um quadro das "vitimas que a inquislgao 
sacrificou, na Espanha, de 1481 a 1820, sob o ministerio de 
45 inquisidores gerais". Completavam cada edigao anuncios 
de poucas linhas, noticias de Navega§ao, Comercio e Prisoes. 

Findou o curioso diario com o n.^ 73, de 28 de novem-
bro, embora duas das transcricoes de Frei Caneca trouxes-
sem abaixo a palavra "continuar-se-a" (Bib. Pub. E s t . ) . 

1850 
DIARIO DO POVO — Jomal Comercial, Noticioso, Mo

ral e "per acidens" Politico — Surgiu no dia 2 de Janeiro 
de 1850, em formato de 30x20, com quatro paginas de duas 
colunas largas. Impresso nas oficinas do respectivo redator, 
In^cio Bento de Loiola, situada na rua da Praia n.° 45, t inha 
o escritorio "na mesma tipografia". E informava: "anun
cios a 20 reis por linha ordinaria", com a seguinte conces-
sao: "As pessoas que forem reconhecidamente pobres os seus 
anuncios se publicarao gratis". Nos "Avisos diversos": "Os 
srs. que subscreviam para O Fiscal (1) nos farao especial 
favor se concorrerem com suas assinaturas para o Diario do 
Povo; que, suposto seja diversa a redagao, nao e de menos 
interesse a sua publicagao". 

Constava do artigo-programa: "A necessidade em que 
se acha a populagao desta cidade, por falta de um jornal dia
rio que, em concorrencia, facilite as publicacoes das corres-
pondencias e anuncios de publico e particular interesse, es-
pecialmente sobre o comercio, industria e artes, que sao as 
principals fontes de riquezas do pais, nos induz a publicar 
este jornal — Diario do Povo". Nao admitiria artigos que en-
volvessem a politica nacional. Divulgaria atos oficiais, edi-
tais, leiloes, correspondencias e anuncios que nao ferissem 
"a moral publica e vida privada". 

Nao teve, todavia, muita expressao a materia divulgada 
atraves das paginas, em papel assetinado, do novo orgao, de 
orientagao veladamente liberal. Eram topicos ligeiros, noti-

<1) Bissemanario que circulou em fins de 1849, tambem redigido por 
inacio Bento de Loiola (Ver "Periodicos do Recife", Vol. IV) . 
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cias laconicas e informa?6es gerais. Veio a advertir em con
cise editorial: 

"Qualquer que seja a redagao do Diario do Povo; qual
quer que seja a nossa posigao; qualquer que seja a nossa 
sorte, nunca seremos saquarema ou corcunda, nunca, nunca; 
porque estamos intimamente convencidos que dessa politica 
de regresso nos tem vindo a fome, a guerra, a peste, o vili-
pendio, a miseria, a morte e, finalmente, a desgraga de todo 
o Brasil". 

Parou, inexplicavelmente, a publicagao do jornal, que 
nao passou do n.° 3, datado de 4 de Janeiro (2) (Bib. Pub. 
Est.). 

O COMMERCIAL — Jornal dos Interesses Comerciais, 
Agricolas e Industrials, e de Llteratura — Apareceu, para 
circular di^riamente, no dia 15 de Janeiro de 1850, em for-
mato de 45x28, com quatro paginas de quatro colunas a 14 
ciceros. Impresso na tipografia da firma Viuva Roma & 
Filhos, a rua da Praia n.° 55, instalou escritorio e redagao na 
Livraria da rua do Colegio (parte sul da atual rua do Impe-
rador) n.° 9, e tinha como diretor o medico Sabino Olegario 
Ludgero Pinho. Assinaturas: ano — 12$000; seis meses — 
6$000. Numero avulso — $160 reis. Tabela de aniincios: 
para assinantes, cada linha impressa — 20 reis; repetigao — 
10 reis; nao assinantes — 80 reis. Correspondencias: 80 reis 
por linha, mas, em tipo maior, seria o dobro do prego. Sob o 
titulo, numa faixa, afora o Expediente, trazia informagoes 
gerais de carater permanente. 

Apresentou-se a follia com bem elaborado editorial, as-
sim iniciado: "Vamos empreender a agradavel tarefa de es-
crever um jornal que satisfaga as necessidades morals e ma
terials do Comercio, da Agricultura e da Indiistria do Bra
sil, com especialidade da Provincia de Pernambuco. Ha mui-
to que o Comercio se ressentia desta lacuna, imperdoavel 

(2) Algum tempo depois, em artigo de 18-6-1850, no periodico O 
Conciliador, nao assinado, mas de evidente autoria sua, Inacio Bento de 
Loiola, justificando a falta de liberdade de imprensa, esclareceu porque 
fora tao curta a existencia do Diario: 

"No dia 3 de Janeiro do corrente ano publicamos o segundo numero 
do Diario do Povo e nesse mesmo dia fomos arguidos por alguns dos nos-
sos correligionarios de que ja estavamos vendidos ao governo, segundo a 
linguagem do nosso jornal; porem no dia seguinte fomos agarrados em 
corpo e alma para bordo da corveta "Januaria" e dai para a ilha de Fer
nando de Noronha, com tanta pressa que nao nos foi possivel levar uma 
bolacha para comer nesse deserto e inospito rochedo". E acrescentou: 
" . . . quatro meses ali estivemos". 
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numa cidade tao rica e tao importante como a nossa; e e se-
melhante necessidade que necessitamos hoje preencher, aju-
dados por grande niimero de homens respeitaveis, que nos 
oferecem o seu valioso auxUio. O nosso jornal, pois, sera uma 
especie de livro da praga, onde, a par do movimento mari-
timo e transagoes do dia, se vejam discutidas as mais liteis 
questoes comerciais e agricolas, e patentes as medidas que 
a nossa indiistria nascente requer". 

Mais adiante, frisou: "Os nossos artigos de politica serao 
todos doutrinarios; e alem das noticias que dermos do esta-
do das provincias, nem uma so palavra soltaiemos que possa 
ofender a suscetibilidade dos partidos em que ora se aciia di-
vidida ou para o diante possa dividir-se a familia brasileira". 

A edigao de estreia inseriu folhetim liierario, resenha 
da Assembleia Legislativa, sinopse de acontecimentos histo-
ricos, parte comercial, movimento maritime e pequenos 
aniincios, que viriam a ultrapassar uma pagina. 

Seguiu-se regularmente a publicagao, contendo reduzida 
materia redacional; transcrigoes; "Noticias diversas" e "Li-
teratura", com a colaboracao, em carater esporadico, dos 
poetas F . A. Ferreira Lima, A. Marques Rodrigues e Luis 
Augusto X. de Palmeirim. 

No seu n.o 7, O Commercial defendeu-se, em longo edito
rial, da acusacao de ser "uma transubstanciagao do Diario 
Novo", dando "de beber, sutilmente, ao povo, as mesmas 
ideias", que iriam pouco a pouco "ganhando terreno". 

Divulgava, tambem, expedientes do governo provincial 
e, ks vezes, do Imperial. Tratou, em raros editorials, do pro-
blema da educagao e pugnou pela aboligao da escravatura. 
As "Variedades" eram recortadas de jornais cariocas. Estam-
pava listas de "Pregos correntes na praga". Ocorriam "No
ticias do Estrangeiro". 

Para variar a secura das transcrigoes, langou, em ver
sos de sete silabas, dosados de boa verve, uma "Carta de Ma
nuel de Camaragibe ao seu compadre Jose Barreto do Reci
fe", dois rodapes, a que outras se seguiram, igualmente em 
prosa,alem das respostas "do compadre". Depois de uma s6-
rie de folhetins ligeiros, comegou, na edigao de 1° de margo, 
o extenso "As minhas prisoes" (memorias de Silvio Pelico). 

Batendo-se pela construgao de um hospital e dum ce-
miterio, congratulou-se O Commercial, a 27 de margo, com o 
Presidente Honorio Hermeto Carneiro Leao e com o Bispo da 
Diocese, pelo benzimento do terreno — antigo sitio de Santo 
Amarinho — destinado ao enterramento dos mortos. 

Como nao podia deixar de acontecer, o diario de Sabino 
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Pinho foi sobretudo propagandista e defensor da medicina 
homeopatica, vindo a rebater, ja em maio, pontos de vista 
contrarios do Padre Lopes Gama, expendidos atraves do Dia-
rio de Pernambuco, fazendo-o com a assinatura do diretor, 
principalmente nos artigos intitulados "Simila SimiUbus". 
E inseria interessantes "Correspondencias" de Klapa, Y., O 
Matuto Z e O Filantropo, este ultimo do Rio de Janeiro. 

Nao se prolongou bastante a existencia d'O Commercial, 
que deu a lume o n.o 108 (e ultimo) no dia 1.° de junho do 
mesmo ano (Bib. do Inst. Arq. e Bib. Nac.) . 

A IMPRENSA — Jornal Politico e Social — Apareceu, 
para publicar-se cotidianamente, no dia 7 de setembro de 
1850, em bom formato de 48x30, com quatro paginas a qua-
tro colunas de 14 ciceros. Confecgao da Tipografia Nacional, 
situada a rua Direita n.^ 5, 2.° e 3.° andares, depois transfe-
rida para o Passeio Publico n.° 18. Impressor — Manuel Pe-
reira Camelo Pessoa. Tabela de assinaturas: ano — 12$000; 
semestre — 6$000; trimestre — 3$000. Sob o cabegalho trazia 
uma faixa, em tipo miudo, com as principals informa?6es 
do momento: Cambio, Correios, Audiencias dos Tribunals, 
Fases da lua e Dias da semana. 

O artigo de apresentagao, sob o titulo "Prospecto", ocu-
pou toda a primeira pagina e mais uma coluna da segunda, 
prometendo, em resumo, defender os seguintes pontos de 
vista: Governo unitario, com franquezas provincials e muni
cipals — Monarquia eminentemente liberal — Manutengao 
do Senado — Simplificagao e melhoramento do processo 
eleitoral — Independencia do Poder Judiciario — Organiza-
Qao da Guarda Nacional — Sustentagao da instituigao do 
juri — Reformas no recrutamento — Nacionalizagao do co-
mercio a retalho — Extingao completa do trafico de africa-
nos — Protegao e animagao de todas as especies de indus-
trias — Progress© intelectual e moral da populagao — Rea-
lidade das garantias dos direitos individuals consignadas na 
Constituigao do Estado — Rigorosa execucao e aplicagao das 
leis Extincao do privilegio e predominancia da familia. 

Seguiu-se' a publicagao, constante de artigos redacionais, 
de acordo com o programa tragado; parte oficial; corres-
pondencia do Interior e do Exterior; o folhetim "Os miste-
rios do povo", por Eugene Sue, alternando com cronicas de 
Teatro; Comunicados; Variedades; Avisos, Editais e peque-
nos aniincios. 

De principio, o diario estabeleceu polemica com o bisse-
manario conservador A Uniao, em termos energicos e vee-
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mentes. No dia 25, ainda de setembro, foi A Imprensa cha-
mada a responsabilidade judicial, pelo Monsenhor Joaquim 
Pinto de Campos (1), a proposito de dois artigos, insertos a 
17 e a 18 (e um do semanario O Argos Pernambucano), em 
que o famoso politico de batina era chamado -'o assassino", 
"o sacrilego", que tinha "sempre vivido entre a crapula, cor-
rugao e assassinatos". A ele, entao delegado de policia do 
Brejo da Madre de Deus, atribuia-se haver mandado malar 
o tenente-coronel Antonio Francisco Cordeiro de Carvalho. 
O processo responsabilizava, nao o autor dos artigos, mas o 
impressor, este, porem, assistido por Nascimento Feitosa, 
Jose dos Anjos, Jose Antonio de Figueiredo e mais cinco advo-
gados, ao passo que, do outro lado, funcionou, apenas, o ju-
rista Francisco de Paula Batista. Apos as primeiras audien-
cias, foi a agao despresada por falta de provas. 

Nao se interrompeu, jamais, a serie de ataques ao Mon
senhor, focalizando, em sucessivas edigoes, o assassinio do ofi-
cial da Guarda Nacional, igualmente criticando a agao do 
governo provincial e respectivas autoridades policiais, estas 
sob a chefia de Jeronimo Martiniano Figueira de Melo. 

Ao mesmo tempo, longos comentarios, sem assinatura, 
mas de autoria do medico Joaquim de Aquino Fonseca (2), 
criticavam as representagoes do recem-inaugurado Teati'o 
Santa Isabel e a atuacao do seu administrador. 

"Ao Partido Liberal" foi o titulo da seguinte nota de 
abertura da primeira pagina da edigao de 2 de novembro: 
"Houve uma reuniao dos redatores d' A Imprensa, A Revo-
luQao de Novembro, O Echo Pernambucano e Argos Pernam
bucano, e concordou-se no meio de dirigir a marcha do Par
tido Liberal na Provincia de Pernambuco, de maneira a pro-
duzir OS efeitos salutares que dela se devem esperar". 

A par dos editorials politicos da redagao e consecutivas 
transcrigoes da imprensa congenere de outros pontos do 
pais, a folha divulgava Comunicados de O alagoano, O juste, 
XX e raros outros; algum poema de Filadelfo A. Ferreira 
Lima, etc. Atingiu, normalmente, o fim do ano, com o n° 88, 

(1) Mais de 50 anos depois, comentnria o Correio do Recife (edigao 
de 5-4-1906): " . . . Pinto de Campos, o eloquente sacerdote, para chamar 
atengao sobre o sou nome, escrevia artigos agressivos e insultuosos a sua 
propria pessoa e publicava, em soguida, a sua esmagadora resposta". 

Nao o fizera, entretanto, pelo visto, n'A Imprensa. . . 

(2) Informagao, quanto ao nome de J . de Aquino Fonseca, colhida 
no periodico O Recreative, publicado quase exclusivamente para ataca-lo 
(V. "Periodicos do Recife", Vol. IV) . 
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de 30 de dezembro, para encetar numeragao nova a 2 de Ja
neiro de 1851. Pouco depois, na edigao do dia 9, anuncia-
va-se o afastamento do redator-chefe, atuante desde o prin-
cipio: Estevao (3) de Albuquerque Melo Montenegro (que 
depois passaria a assinar-se Estevao Benedito Franga), es-
crevendo, a proposito, a redagao: "Uma indisposicao parti
cular entre o sr. dr. Montenegro e o redator d' O Argos (4), 
tambem nosso amigo, tern de alguma sorte comprometido a 
empresa politica d' A Imprensa e o Partido Liberal; e para 
obstar o progresso dessa indisposigao, alias tao fatal, atenta 
a capacidade de ambos os redatores, sens talentos e impor-
tantes servigos, assentou-se, prudentemente, fazer cessar es
ses artigos, com que ambos os nossos amigos se recriminam 
mutuamente". 

Noutro topico, salientou: "Esta, pois, A Imprensa com 
nova redagao, e esta redagao, louvando os servigos da antiga, 
protesta nao entrar em discussao de qualidade alguma com 
qualquer folha que pertencer ao lado da politica liberal. Os 
saquaremas s6s por si dao suficiente materia para larga dis
cussao; ocupemo-nos pois com eles, mostremos os males do 
pais, indiquemos-lhes o remedio — a Constituinte — e nao 
demos o vergonhoso espetaculo de brigarmos uns com os ou-
tros do mesmo l a d o . . . " 

"A nova redagao continuara a condenar o barbaro tr^-
fico da carne humana, e, sem a menor consideragao, denun-
ciara ao pais os contrabandistas, sem Ihe importar a posigao, 
o credo e a influencia. Clamara alto e bom som pela nacio-
nalizagao do comercio, pelo comercio a retalho, proporcio-
nando assim aos nossos patricios um meio honesto de vida, 
do qual estao hoje privados pela influencia portuguesa; in
fluencia que se faz sentir em todos os interesses da socie-
dade, e que tern sido a causa primordial de todos os nossos 
males. Fara todos os esforgos possiveis por noticiar os fatos 
arbitrarios e escandalosos praticados pela politica e por esses 
mandoes do mato, que, certos da impunidade, praticam tudo 
quanto Ihes vem a cabega, e procurara convencer aos per-
nambucanos — aos brasileiros, que o Partido Liberal desta 
provincia nao tern a pretensao de satisfazer odios e vingan-
gas, mas sim e tao somente de realizar suas ideias, concor-
ren'do para que se convoque uma Assembleia Constituinte, 

(3) Nao Ernesto, como registara Alfredo de Carvalho. 

(4) Era Antonio Vicente do Nascimento Feitosa o redator-chefe d' O 
Argros Pemambucano. 
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que trate de organizar o pais, salvando-o da voragem do des-
potismo e da anarquia". 

Assumiu a chefia da redagao o Padre Miguel do Sacra
mento Lopes Gama. 

A edigao de 2 de fevereiro apresentou-se, apenas, com 
duas paginas, a segunda em branco, trazendo, na primeira, 
sob o cabegalho, tarja em toda a largura e emblema fune-
bre, seguido de longo comentario, alusivo ao segundo aniver-
sario da morte de Nunes Machado na revolucao praieira. 

Em editorial de 8 do mes em referenda, a proposito das 
dificuldades com que vinha lutando a diregao, para fazer o 
jornal escoimado de erros e faltas, pelo que tocava ao seu 
material de composigao, lia-se: 

"Hoje mais do que nunca, temos vital necessidade de 
sustentar a tipografia liberal: e ela o linico recurso que te
mos para queixarmo-nos de nossos males e sofrimentos, e 
para denunciar ao pais o barbaro tratamento que os miseros 
pernambucanos tem recebido desse governo de 29 de setem-
bro, obra do demonio, que anela pisar-nos e reduzir-nos a mais 
completa miseria. A Imprensa nao e folha para desabafos, 
porque seu fim e meramente politico; mas ela oferece suas 
paginas ao comercio, a todas as empresas do pais, aos tea-
tros, e nao duvida aceitar correspondencias que defendam ou 
acusem alguem, contanto que se respeite nelas a vida pri-
vada do individuo, seja qual for o seu credo politico". 

Achando-se suspensa A Uniao, e o Diario de Pernambuco 
quase so dedicado as publicagoes oficiais, de que era orgao 
autorizado, apareceu um novo jornal conservador — O Na-
cional — redigido por Figueira de Melo, destinado exclusi-
vamente a atacar a politica liberal e destruir o esforgo dos 
revoltosos de 1848. A Imprensa rebateu-lhe o niimero de es-
treia com cinco longos editorials, nas edigoes de 12, 14, 15, 17 
e 20 de margo, refutando todas as acusacoes, dissecando, 
energica e rispidamente, todos os pontos feridos pelo conten
der, para afirmar, a certa altura: "O Nacional 6 obra dos cal-
culos politicos do sr. Figueira de Melo e nao legitimo orgao 
do partido". 

Os quinze numeros que unicamente sairam, em dois 
meses, do bissemanario situacionista sofreram a mesma 
marcagao terrivel dos redatores d'A Imprensa, em que se in-
cluiam Jeronimo Vilela de Castro Tavares e, depois, Filipe Lo
pes Neto. 

Mas A Uniao reapareceu, e o diario liberal dedicou o edi
torial de 9 de maio "a defunta ressuscitada", que "tinha 
morrido de marasmo e de gafieira", concluindo: "Senhores 
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guabirus: procurem outra gente para escrever a sua Uniao; 
que esses rapazes desta segunda fornada deitam-lhes a per-
der a causa; sao muito manivelas; benza-os Deus". 

Prosseguiu a publicagao, inserindo uma serie de exten-
sas poesias de Vilela Tavares; divulgando discursos pronun-
ciados no Senado; transcrevendo as "Pacotilhas", d'O Carijo: 
atacando o Ministerio; defendendo a instalacao da Consti-
tuigao e batendo-se pela extincao do trafico de africanos e 
pela nacionalizagao do comercio a retalho, que eram os seus 
temas principals. 

Ja no fim do ano de 1851, abriu a edigao de 17 de dezem-
bro a noticia da instalagao, ocorrida a 9 de novembro, da So-
ciedade Liberal Pernambucana. Propunha-se "a trabalhar 
no sentido duma Assembleia Constituinte, que faga as tao 
precisas reformas e reorganize o Brasil, que, do modo por 
que esta, caminha para um abismo insondavel de desgra-
gas, para uma completa dissolugao", mas "pelos pacificos 
meios da discussao, procurando o acolhimento e apoio da 
piiblica opiniao". Permaneceriam, "como base, o trono e a 
integridade do Imperio". 

Lopes Neto, embora ainda feito prisioneiro do governo, 
recolhido na fortaleza do Brum, foi eleito presidente da ins-
tituigao, que tomava o lugar do desmoronado Partido Liberal 
ou Praieiro. 

Ate o penultimo dia do ano circularam 282 edigoes. 
Continuou, em 1852, pugnando por uma Constituinte que 
reformasse e reorganizasse "a nossa patria", igualmente pela 
eleicao direta e por circulos. So assim teriamos "uma Mo-
narquia democratica, como deve ser a do Brasil". 

Defendia-se, entao, A Imprensa, de acusagoes das hostes 
guabirus, atrav6s da respectiva imprensa, a proposito de mo-
tins que vinham ocorrendo no interior do Estado. Neles nao 
tinham participagao os oposicionistas liberals, que so acon-
selhavam "submissao a lei", por pior que ela fosse... 
O caso veio explicado no editorial de 7 de Janeiro. Comeca-
ram os desentendimentos em Alagoas e no Ceara; " . . . ago
ra, aqui, OS camponeses, gente menos ilustrpda, tern conce-
bido um horror extraordinario ao decreto reiativo ks certl-
does dos juizes de paz para os enterramentos e batizados, 
obstando de mao armada que se afixem os editais nesse sen
tido, intimidando aos parocos para que os nao leiam na nca-
siao da missa, etc. Essa repugnancia tern se apoderado dos 
espiritos dessa gente rustica sem diferenga de cor politica, 
e as mulheres sao as que se mostram mais indignadas". 
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A partir de 30 de Janeiro de 1852, aparecia, esporadica-
mente, interessante correspondencia, com a assinatura H. , 
de "Um pernambucano residente no Recife respondendo a 
carta de seu irmao", que escievia no Diario do Rio de Ja
neiro. Eram comentarios sobre temas gerais, sobretudo a 
politica local, ressaltando a posigao do Partido Liberal e sa-
tirizando os conservadores ou guabirus. 

A edigao de 2 fevereiro, igualmente a do ano anterior, 
foi dedicada a memoria de Nunes Machado. 

Enquanto elogiava a administragao do Presidente J. Inde-
fonso de Sousa Ramos, pela sua conduta moderada, chegan-
do a defende-lo de acusagoes dos proprios deputados gviabi-
rus, dele correligionarios, A Imprensa intensificava os ata-
ques ao chefe de policia Figueira de Melo. 

A 21 de fevereiro divulgou um mandado de notifica-
gao no sentido de o administrador das oficinas e editor do 
diario apresentar os origjnais de certa materia publicada em 
torno de crimes cometiaos no interior da provincia. Joao 
de Freitas Barbosa, o notificado, enviou uma publica forma, 
e Figueira de Melo, nao satisfeito, mandou prende-lo por dois 
dias; mas nao encontrou meios de processa-lo. 

Continuou a catilinaria contra os "ferrabrazes" d'A 
Uniao, entre os quais dizia estar acastelado, principalmente, 
o deputado Floriano Correia de Brito. Segundo editorial de 
15 de abril, achavam os escritores do periodico conserva-
dor que a convocagao de uma Constituinte equivalia a mu-
danga "da forma de governo e a destruigao da Constituigao 
que nos rege". Focalizou o odio dos contendores a Socie-
dade Liberal Pernambucana. Defendia Lopes Neto e o Pa
dre Lopes Gama de acusagoes pessoais. Passou, ]k em abril, 
a criticar a atuagao do novo chefe de policia Jose Nicolau 
Regueira Costa. 

Designados pelo Conselho da Sociedade Liberal, t inham 
assumido a diregao d'A Imprensa os jornalistas Maximiano 
Lopes Machado e Antonio Vicente do Nascimento Feitosa. 
Este, alem da responsabilidade de extensos editorials, escre-
via artigos assinados, defendendo a nacionalizagao do co-
mercio a retalho, em acerba polemica com o Diario de Per-
nambuco. O outro, a partir de 29 de maio, divulgou o tra-
balho historico "Pernambuco em 1710 e 1849" e iniciou, con-
comitantemente, a 12 de julho, a segao "Correio da Provin
cia", de comentarios politicos, logo mais transferida para O 
Liberal Pernambucano. 

A edigao de 25 de junho teve o mesmo aspecto da de 2 
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de fevereiro, apresentando, como mater ia unica, a seguinte 
nota, em tipo corpo 10 negrito: "Noticia o Jornal do Comraer-
cio o falecimento do nosso amigo o sr . Pedro Ivo Veloso da 
Silveira, em viagem para a E u r o p a ! . . . Um horroroso mis-
terio envolve esta tao triste n o t i c i a ! . . . N6s iremos levan-
tando o denso veu que a envolve! . . . — Uma lagrima de sau-
dade aos manes da ilustre vitima da criminosa t i rania que 
flagela o Imperio de San ta C r u z ! . . . " 

En t re os meses de junho e julho, o diario liberal travou 
polemica com o periodico republicano da Bahia, O Guaicuru, 
em torno do nome do jornalista revolucionario Borges da Fon-
seca. Escreveu a 5 de julho: "Por mui tas vezes temos lasti-
mado OS duros t ra tamentos por que passou o sr . Borges da 
Fonseca; e que mais podiamos fazer? Pretenderia O Guai
curu que nos encarregassemos de sustentar os principios 
democraticos que esse sr . emitiu no seu Nazareno? Querera 
que adotemos os seus sonhos republicanos?" 

Em prosseguimento, o orgao oficial da Sociedade Liberal 
veio a a tacar a administragao do Presidente Francisco An
tonio Ribeiro, que sucedeu ao moderado Vitor de Oliveira, 
dedicando a situagao de Pernambuco extensos comentarios, 
nos quais focalizava "a triste atualidade", o "misero" esta-
do da Provincia, "a anarquia" , e tc . E enfrentou a critica 
constante do Ganso do Capitolio, experimentado comenta-
rista dos Comunicados do Diario de Pernambuco. 

No entanto , era preciso mudar alguma coisa. A Impren-
sa nao estava dando certo e terminou por ser suspensa apos 
publicar-se o n.<* 195, de 6 de setembro de 1852, para ser subs-
t i tuida, no dia seguinte, por outro diario — O Liberal Per-
nambucano . 

Em sua ul t ima edigao, A Imprensa divulgou longa Cor-
respondencia (recusada pelo Diario de Pernambuco) , de An
tonio Pedro de Figueiredo, em defesa do socialismo, que o 
jur is ta Pedro Autran da Mata e Albuquerque acusara, em 
arLio-os n'A Uniao, de cifrar-se "na comunhao dos bens e 

*» das mulheres" (Bib. Pub . Est . e do Ins t . Arq. ) 

1852 

A REVOLUSAO DE NOVEMBRO — Prinsipios e nao 
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omens (1) — 6rgao diario, comegou a publicar-se a 1 de se-
tembro de 1852, em formato de 30x20, com quatro paginas 
a duas colunas de 14 ciceros. Diregao de Antonio Borges da 
Fonseca, tendo como impressor Manuel Rodrigues Pinheiro. 
Confecgao da Tipografia Imparcial, da Viiiva Umbelina Ro
ma, situada a rua da Praia n.° 55. Assinatura mensal — 
1$000; prego do exemplar — 60 reis. Sob o titulo, os versos 
alaaixo, como divisa: 

"Maldito o que sabe 
Pedir Liberdade 
Ao tempo que sofre 
A atualidade. 

Maldito o que deixa 
A patria sofrer 
E pra defende-la 
Nao sabe morrer" (2) . 

Abrindo a primeira pagina e ocupando quase metade 
da segunda, veio o editorial de apresentacao, assinado, sob o 
titulo "Aos pernambucanos realmente livres, a todos os 
pernambucanos que tern a razao tranquila e clara, a todos 
OS Drasileiros". Dizia Borges da Fonseca (3) que, apos a 
perseguicao que sofrera, desde abril de 1847 ate 21 de agos-
to de 1852, resolvera afastar-se, ate o fim do ano, das lides 
Doliticas. Mas em tal estado encontrou "a direcao da po-
litica inaugurada pela revolugao de 1848", tais foram os 
clamores do povo, subjugado pelos seus inimigos, que re-
solveu imediatamente assumir a responsabilidade da recons-
trugao do partido Constituinte. 

Declarando esperar que Ihe nao seria retirado o apoio 

(1) Linguagem fonetica, como a usava Borges da Fonseca em todos 
OS seus jornais. O autor desta bibliografia nao a seguira, entretanto, na 
transcrigao de topicos, como o nao fez, igualmente, no tocante aos ante-
riores. Segundo Helio Viana, em sua "Contribuigao a Historia da Impren-
sa Brasileira", pagina 541, "pode Borges da Fonseca ser considerado um 
dos mais arrojados precursores das ortografias confusionistas as vezes pro-
postas entre nos". 

(2) As duas quadras foram copiadas do periodico carioca O Grito Na-
cional. Borges da Fonseca veio a transcreve-las, outra vez, em 1861, no se-
manario O Constituinte, do Recife. 

(3) Desde o primeiro niimero, publicou-se o seguinte Aviso: "Antd-
nio Borges da Fonseca mora na rua Direita n.° 56, 1.° andar: ai os srs. 
redatores das gazetas da capital mandarao as que forem saindo dora em 
diante; todos os que tiverem com ele negocio o acharao no mesmo lugar, 
todos OS dias liteis: advoga como antigamente, e os pobres o acharao sempre 
pronto a defende-los gratis". 
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anterior, acentuou: "No povo nao distinguimos nem "praias" 
nem "guabirus"; so resta para o povo o grande meio social de 
sua redengao — a Constituinte, que Ihe deve trazer uma 
ordem social na qual todos os direitos sejam garantidos e to-
dos OS deveres cumpridos; na qual o comercio a retalho so 
pertenga aos que nasceram no Brasil; na qual nao haia um 
artigo que chame brasileiro ao portugues; na qual o recru-
tamento nao seja uma arma nas maos do Executivo para ti-
raniza-lo, um meio de governo; na qual a eleicao seja direta, 
e por circulos, sem que o povo possa nela intervir; na qual o 
exercicio da industria nao seja so permitido ao estrangeiro". 

"Para realizar este pensamento — frisou — que hei ado-
tado desde 1824, e pelo qual me hei sacrificado desde 1840, ao 
depois da maioridade, contra a qual e seus partidarios ime-
diatamente me declarei, tenho resolvido a continuacao da 
publicagao da Revolugao de Novembro, periodico criado pelo 
meu amigo o sr. dr. Afonso de Albuquerque Meio" (4). 

Depois de outras consideragoes, lia-se: "Assim que, dora 
em diante aparecera este periodico sob minha diregao, sendo 
a Comissao de Redacao confiada a mogos inteligentes e brio-
sos, cujos nomes oportunamente farei declarar" (5). 

Concluiu Borges da Fonseca: "Quanto a minha pessoa, 
dsu a todas as fagoes monarquicas — chamem-se saquare-
ma, guabiru ou praia — chamem-se como quiserem, as mes-
mas garantias de outrora. Protesto a face do mundo nunca 
chamar a responsabilidade a qualquer que se queira ocupar 
da minha pessoa. Nada de reticencias. Ai esta a minha vida 
publica e privada a merce dos meus adversarios; digam tudo 
quanto de mau acharem nela, e asseguro-lhes que quando 
me nao possa defender de um modo satisfatorio a conscien-
cia publica, me retirarei da cena". 

Logo a seguir, a folha censurou, em artigo ainda mais 
longo, a determinagao do Conselho da Sociedade Liberal Per-
namb'ucana de nao envolver-se nas eleigoes marcadas para 
novembro. Ao contrario, o editorialista aconselhou seus lei-
tores a votarem, divulgando, entao, e nas demais edigoes, cha-
pas de candidatos de diversos municipios. 

(4) A Revolu?ao de Novembro mencionada — que circulava em dias 
incertos viveu entre o periodo de 19 de agosto e 21 de dezembro de 1850 
(Ver "Periodicos do Recife", Vol. IV). 

(5) Nao foi absolutamente divulgada a lista dos componentes da Co
missao de Redagao, que se resumiu mesmo a Borges da Fonseca, tendo 
como auxiliar Afonso de Albuquerque Meio. 
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Em artigo intitulado "Ao Pais", declarou Borges da Fon-
Eeca que, havendo os co-reus do movimento armado de 1843 
sido agraciados pelo governo Imperial, resolveu socilitar a 
mesma graga, justificando-se com o fato de achar-se no mes-
mo caso deles. Comunicava, pois. haver sido restituido a li-
berdade, habilitando-se, assim, a ser util a patria e a fami-
lia. Concluiu agradecendo as autoridades que concorreram 
para a sua anistia e aos funcionarios da ilha de Fernando de 
Noronha e demais prisoes que frequentara. 

Logo na edigao seguinte comegou a atacar o programa 
da nova Sociedade Liberal Pernambucana, defendido pelo 
diario A Imprensa, depois O Liberal Pernambucano, que 
acusou de haver enrolado a bandeira da Constituinte, pela 
qual se bateram os revoltosos poucos anos antes. Dai adveio 
seria polemica com o segundo jornal mencionado. A partir 
do n.o 4, inseriu uma serie de artigos, tecendo consideragoes 
em torno do livro "Quadro da revolta praieira na Provincia 
de Pernambuco", de Maximiano Lopes Machado, nos quais o 
redator contestou certas afirmagoes daquele procer liberal. 

Num artigo assinado, no dia 13, Borges da Fonseca che-
gou a defender a "unidade do Partido Liberal, nao so em 
Pernambuco. como em todo o Brasil". Entretanto — adian-
tou — "com a facao conservadora Pernambuco repele toda 
e qualquer inleligencia e toda e qualquer alianca. Ou Cons
tituinte soberana ou a morte. Nao ha meio termo". 

Ainda nas primeiras edigSes, em diferentes notas assi-
nadas, chamou a atengao da policia para um projeto. do 
qual tinha conhecimento, de seu assassinio. Citou, inclusi
ve, nomes das pessoas encarregadas do servico. A denun-
cia afastou os provaveis assassinos. 

A 20 de setembro apresentou-se o Republico candidato 
a deputagao geral nas eleigoes de 7 de novembro, advertln-
do: "Toda e qualquer votagao por Pernambuco muito me 
honrara, mas qualquer que possa ter na Paraiba, a terra em 
que vi pela primeira vez a luz do dia, me sera de muito pra-
zer. Sem suma ingratidao os paraibanos nao me poderao 
excluir". No entanto... excluiram, igualmente aos eleitores 
pernambucanos. 

Seguiram-se veementes artigos contra praieiros e libe
rals, ou seja, OS que lutaram em 1848 e os que ficaram em 
casa e ousavam depois derrubar o programa da Constituinte, 
tudo empenhando (edigao do dia 22) "para chegar a uma 
transagao com o governo do Rio de Janeiro". 

Enquanto isto, apareciam artigos, igualmente combati-
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vos, asslnados por Afonso de Albuquerque Melo; outros, ain-
da, do republlcano Romualdo Alves de Oliveira, e sucediam-
se transcrigoes de periodicos de diferentes pontos do pais, 
defensores da Constituinte e da Republica, tais como O Gri-
to Nacional, do Rio de Janeiro; O Guaicuru e O Seculo, da 
Bahia; O Cearense, O Argos Maranhense e os da Paraiba, 
cuja politica era especialmente focalizada. 

Sob o titulo "Sao 3 horas da tarde de 14", divulgou Bor-
ges uma nota de quinze linhas, a 15 de outubro, na qual 
disse que, cedendo a instancias de amigos, resolvera por ter-
mo "a questao, puramente pessoal", que mantivera com O 
Liberal Pernambucano, devido aos extremes a que chegara. 
Nada, porem, o impedia de responder aos artigos do colega 
sobre a "historia da gloriosa revolugao de 1848". E con-
cluiu: "Fiquem-se com a sua monarquia, que eu irei meu 
caminho". 

Nao deu tregua nenhuma k campanha contra os adver-
sarios liberals, principalmente Filipe Lopes Neto, Maximiano 
Lopes Machado e Antonio Vicente do Nascimento Feitosa. 

Replicou, vivamente, a partir do dia 20, ao autor dos ar
tigos d'O Liberal Pernambucano, intitulados "Os monarquis-
tas liberals e a Constituinte — As reformas como fim e a 
Constituinte como meio"; escrevendo, por sua vez, sob o ti
tulo ''A Constituinte como meio, a Republica como fim". Fez, 
entao, longa exposigao do movimento revolucionario e de sua 
participagao nele, citando pormenores das conversagoes que, 
antes da luta, mantivera com os lideres da Praia, primeiro 
aconselhando-os a evitarem precipitagoes e depois urgindo 
para que fosse desfraldada a bandeira da Constituinte, o que 
declarou haver feito antes de que outros o fizessem. 

No dia 27, precedido de alguns comentarios, divulgou 
uma carta cue a O Guaicuru, da Bahia, dirigira o famoso 
revolucionario de 1817, padre Francisco Muniz Tavares, acom-
panhada de um poema dedicado a Borges da Fonseca. Eram 
amigos havia 22 anos, juntos fizeram jornalismo no Rio de 
Janeiro e arrostaram "os perigos da crise politica de 1831". 
A intemperanca, porem, da linguagem do lider republlcano, 
contra a administragao de Chichorro da Gama, fizera com 
que o amigo sacerdote dele se afastasse. Sucedeu que Borges 
reconheceu haver sido injusto com o Conselheiro, parente do 
Padre Muniz Tavares, diante do que, este restabeleceu, atra-
ves da carta, a antiga amizade, mencionando a "nobreza de 
sentimentos"' que sempre conheceu no "companheiro de im-
prensa na Corte", e cada vez mais se convencia de que Borges 
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era "um dos poucos homens de hoje a quern a Natureza pren-
dou de tempera velha, de coragao espartano". 

Manteve o programa d' A Revolusao de Novembro. de 
luta contra a politica liberal, contra a Monarquia, contra os 
conservadores e de defesa da Constituinte e da Republica. Va-
riava, ^s vezes, os artigos e as transcrigoes com algumas poe-
sias, ora de Francisco Antonio Cezario de Azevedo, ora de Ma
nuel Rodrigues do Passo, ora de Joao Luis Soares Martins e 
at6 de Valerio Publicano (provavel pseudonimo) . 

Transposto o mes de novembro, aproximava-se do fim 
a existencia do valente diario, cujas condigoes financeiras 
eram precarias. Ao atingir o n.° 80, a 11 de dezembro, parou, 
nao mais emergindo (Bib. Pub. Est.) . 

O LIBERAL PERNAMBUCANO — Jornal Politico e So
cial — Publicagao diaria, surgiu no dia 7 de setembro de 
1852, em formato de 48x30, com quatro paginas a quatro 
colunas de 14 ciceros. Do expediente constava que as assi-
naturas podiam ser subscritas na Tipografia Nacional, onde 
se imprimia. no Passeio Publico n.*' 18, a 3$000 por trimes-
tre, pagos adiantadamente. Aos assinantes: 20 reis por linha 
de aniincio. "Correspondencia e outra qualquer publicagao: 
pagar-se-a o que se convencionar". Sob o titulo, vinha uma 
faixa, composta em tipo miudo, com informagoes uteis. 

Abriu a edigao a mofina "Brasileiros, olhai para o Se-
nado!", repetida ate o n.^ 13, de apostrofes contra a oligar-
quia do Senado, onde se dizia que Pernambu.co estava "ver-
gonhosamente submetido a familia Rego Barros — Caval-
canti", concluindo que so a instalagao de uma Constituinte 
poderia "por termo a um estado tao ignominioso". 

Seguiram-se trechos dos Estatutos da S. L. P . (funda-
da em novembro do ano anterior) e extenso artigo, assim 
iniciado: "O Conselho da Sociedade Liberal Pernambucana 
resolveu que, do dia 7 de setembro em diante, A Imprensa 
fosse substituida por outro jornal com a denominacao de O 
Liberal Pernambucano, cujo fim e objetivo fosse dar desen-
volvimento fiel as ideias consignadas no titulo primeiro de 
seus Estatutos. O mesmo Conselho, persuadido como esta de 
que a monarquia constitucional representativa e a forma de 
governo mais adaptada as circunstancias do pais, ve e co-
nhece que esta forma de governo nao se acha devidamente 
combinada na nossa Constituigao politica, onde a introdugao 
de elementos oligarquicos destruiu a harmonia que deveria 
reinar entre o elemento monarquico e o elemento democra-
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tico; pelo que, cumpre rever seriamente essa Constituigao e 
depura-la dos vicios, defeitos e imperfeigoes que a ingam; 
de modo que tenhamos em sua pureza uma monarquia de-
mocratica, como e possivel, e so admissivel, em terras ame-
ricanas". Julgava, em resumo, "ser uma necessidade inde-
clinavel a convocagao de uma Constituinte". 

Logo a partir do n.° 2, iniciou polemica com o diario re-
publicano, de curta duragao e fundado a mesma epoca por 
Antonio Borges da Fonseca, frisando: "Apenas aqui chegou, 
o redator d'A Revolugao de Novembro nao cessa de manejar 
bem mesquinhas intrigas, levantando falsos testemunhos, 
erigindo-se em censor e guia do Partido Liberal da provincia, 
denominando a todos de traidores e fazendo-se ridlculo a for-
ga de dar-se a espetaculo". Aconteceu que o jornalista acu-
sara os liberals de haverem enrolado a bandeira da Consti
tuinte "livre e soberana. . ." 

Jornal voltado a polemica, na defesa -do seu programa 
entrou, tambem, em debate com os conservadores Diario de 
Pernambuco e A Uniao; inseria transcrigoes da imprensa 
congenere de fora da provincia, Comunicados e Correspon-
dencias, alem de Avisos, Editais e pequenos amincios, que 
enchiam a ultima pagina. 

Em artigo de 30 de outubro, ocupando duas paginas ba-
tidas, 0 redator-chefe Antonio Vicente do Nascimento Fei-
tosa, "principe dos jornalistas politicos do Norte do Impe-
rio", segundo Aprigio Guimaraes (1), contestou a acusagao, 
veiculada atraves d'A Revolusao de Novembro, de que traira 
o Partido Liberal. Mais alguns dias, uma nota redacional de 
13 de novembro advertiu que O Liberal Pernambucano nao 
discutiria com o mencionado orgao, o qual, ao contrario do 
contido na sua epigrafe, so visava "a homens e nao prin-
cipios". 

A edigao do dia 16 noticiou que, em reuniao do Conselho 

(1) Discurso pronunciado a 27-1-1869, no Instituto Arqueologico, His-
t6rico e Geografico Pernambucano. 

A respeito de Nascimento Feitosa, escreveria, algumas dezenas de anos 
apos, Rodolfo Garcia: "Sao memoraveis as suas polemicas sobre a "Liber-
dade de Deus", controversia filosofica que entreteve com o dr. Neri Co-
lago; sobre o comercio a retalho, com o dr. Braz Florentino, e as suas 
iniimeras e diuturnas discussoes politicas, nas quais teve por adversarios 
Jeronimo Vilela, Urbano Sabino e outros contendores" (A Cultura Acade-
mica — margo-abril de 1906). Por sua vez, o historiador Amaro Quintas, 
ja no meado do nosso seculo, aludiu a Nascimento Feitosa como "um per
nambucano digno, precursor dos estudos sociologicos no Brasil e que, como 
poucos, soube batalhar, impetuosa e romanticamente, em favor dos pobres 
e dos humildes" ("Um interprete da Revolugao Praieira", 1948). 
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da Sociedade Liberal Pernambucana, fora eliminado de suas 
fileiras o jornalista Inacio Bento de Loiola, redator d' O Echo 
Pernambucano, bissemanario igualmente defensor da causa 
liberal, por desobediencia as instrugoes de nao participacao 
nas eleigoes parlamentares em perspectiva, o que degenerou 
em polemica entre os dois jornais, em termos vigorosos. 

A 12 de outubro comegava a serie de artigos "Os monar-
quistas liberals e a Constituinte — As reformas como fim e 
a Constituinte como meio", nos quais foi rijamente atacada 
a atuagao de Borges da Fonseca na revolugao praieira. Fri-
sou o comentarista que ele introduzira "um cismo no ex6r-
cito liberal; quis mudar o pensamento da revolugao e levar 
^s fileiras a desarmonia"; que nao teve significagao o seu 
Manifesto de 1 de Janeiro de 1849 e que "foi o partido praiei-
ro quern arvorou a bandeira das reformas e da Constituinte 
como meio de as levar a efeito". Afirmou, em conclusao, que 
O Liberal Pernambucano combatia, sim, a Constituinte "ab-
solu+a e ilimitada", como a queriam os republicanos, e que 
0 partido praieiro subsistia pujante, em toda a provincia. 

Seguiram-se artigos e mais artigos contra o Republico, 
tambem contestado, em prolixa correspondencia de 12 de 
novembro, por Filipe Lopes Neto, o qual disse que uma ma 
estrela transtornava todos os negocios em que Borges da Fon
seca se envolvia. 

Viu-se divulgado, na edigao de 24 de dezembro, o "Padre 
Nosso dos Liberals", em versos, "para ser fervorosamente 
cantado durante as eleigoes". 

Nao se interrompeu a publicagao na passagem para 1853. 
Substancioso editorial no n.^ 114, de 2 de fevereiro, foi de-
dicado k memoria dos herois de 1848, daquele "dia de re-
cordagSes dolorosas para todo o Pernambuco livre". Com 
o aparecimento, no referido mes, do periodico conservador 
A Justiga, de Floriano Correia de Brito, especializado em 
defender o governo provincial, com ele tambem entrou a 
polemizar o diario de Nascimento Feitosa. 

Ao noticiar, na edigao de 26 de abril, a posse do Presi-
dente Jose Bento da Cunha e Figueiredo, escreveu o edito-
rialista que "a administragao do sr. Francisco Antonio Ri-
beiro, na Provincia de Pernambuco, foi a mais impolitica, 
a mais desmoralizadora, a mais fatal ao pais que temos tido 
e alem da qual nao se pode outra conceber". Esperava que 
o novo dirigente — conservador como o substituido to-
masse outro caminho. 

Dois meses decorridos, verificou o jornal que o caminho 
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seguido foi o mesmo, de desmandos e desacertos, comegan-
do entao a fazer restrigoes ao novo governo, atacando-o vi-
rulentamente, o que ocorreu at6 o fim da respectiva ges
tae, a par de incessante bate-boca com as folhas situacio-
nistas e de doestos contra a oligarquia Rego Barros — Ca-
valcanti. Ja a 4 de outubro escrevia, em prosseguimento: 
"O partido guabiru tern querido engabelar o povo de Per-
nambuco". 

Ao iniciar, com o n.«> 368, de 2 de Janeiro, o ano de 1854, 
O Liberal Pernambucano manifestou a esperanga "de um 
melhor futuro para a nagao brasileira e, por conseguinte, 
para o Partido Liberal, que, sem renegar uma so de suas 
crengas, pode entrar numa vida mais de acordo com a sua 
dignidade e que ele conquistou a poder de inauditos sacri-
flcios". 

"Ano de 1854! — concluiu, apos rigorosa analise da 
politica nacional — nos te saudamos, visto como entras pe-
jado de esperangas. O ceu te cubra de bengaos, para que as 
derrames sobre um povo livre, que sabe ser magnanimo 
como sabe exaurir o amargo calix do sofrimento!" 

Na edigao seguinte, analisando a situagao local, assim 
terminou extenso editorial: "O sr. Jose Bento nao nasceu 
para administrar provincias, e Pernambuco nao deve por 
mais tempo ser tao horrivelmente aviltado". 

Intensificava-se a campanha anti-governamental, sobre-
tudo atraves da serie de longos artigos "A feira da ladra", 
de intensa mordacidade, sem assinatura, mas de autoria de 
Filipe Lopes Neto. E, apos longa pausa, reativava-se o atrito 
com O Echo Pernambucano, do qual dizia (edigao de 16/1) 
haver-se tornado "folha do governo, desfazendo-se em elo-
gios ao sr. Jose Bento". 

O contrato das carnes verdes proporcionou uma serie 
de quinze artigos do diario, de condenacao k atitude do go
verno, que so tinha em vista "o beneficio dos contratadores 
e em nada o bem da populagao". A entrega da administra-
gao do Teatro Santa Isabel a Manuel Gongalves Agra foi ou-
tra fonte de ataques. Ainda de carater politico, divulgava 
correspondencias e comunicados, assinados por O Veritas, 
O Portugues e outros. De quando em quando surgia uma 
pagina de Literatura, por meio de transcrigao, inclusive 
poesias. Os amincios ja ultrapassavam o liraite de uma pi-
gina. 

Em reuniao de 12 de margo, da entidade editora, ele-
gia-se a seguinte Comissao de Redagao: Jose Francisco de 
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Arruda Camara, Joaquim Francisco de Faria, Vicente Fer-
reira Gomes, Maximiano Lopes Machado, Joaquim Elvi-
ro de Morais Carvalho, Inocencio Serafico de Assis Carvalho, 
Sebasiiao Antonio de Acioli Lins, Francisco Brederode de An-
drade e Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, continuan-
do este ultimo como redator-chefe. 

Apos sucessivos artigos a respeito do gabinete de conci-
liagao, que nada conciliou, do Marques do Parana (Henrique 
Hermeto Carneiro Leao), divulgava-se, em agosto, a serie 
"Uma vista retrospectiva e o governo saquarema", a qual 
sucedeu, longamente, outra, intitulada "O fidalgo e o par
venu — Desmoralizagao do Ministerio — Triunfo das ideias 
democraticas", tudo sem prejuizo da eterna polemica em 
torno da administragao provincial. 

Noutra reuniao partidaria, a 7 de setembro, confirma-
va-se a Comissao de Redacao sob a chefia de Nascimento 
Feitosa, com novos auxiliares e a exclusao de alguns, fican-
do assim constituida: Joaquim Elviro, Inocencio Serafico, 
Manuel Inacio do Rego Barros, Candido Autran da Mata e 
Albuquerque e Sebastiao A. de Acioli Lins. 

Em 1855, o jornal criticava "a camarilha Eusebio, sua 
policia secreta, suas intrigas". Pedia reformas. Atacava o 
trafico de africanos. E martelava, na edigao de 5 de setem
bro: "Quando se considera, refletidamente, o que tem sido 
a presidencia do sr. Jose Bento, achar-se-a que, sob a rela-
?ao moral foi um flagelo; sob a relacao intelectual, uma des-
graga; sob a relagao material, uma vaidade custosa, esbanja-
dora, um verdadeiro atraso". A 3 de dezembro iniciava uma 
serie de editorials a cerca dos Portugueses no Brasil e sua 
influencia com relacao a politica partidaria. O primeiro, de 
mais de uma pagina, frisou que os lusitanos se achavam po-
liticamente enfraquecidos, sendo diflcil "a sustentagao do 
poderio" deles no Brasil, concluindo: 

"O povo ou o principio popular deve abster-se de ideias 
exageradas demagogicas, de desordens e de sedigoes. Os me-
Ihoramentos morais, intelectuais e materials devem consti-
tuir o seu programa. E, se nada for feito, a eleigao direta se
ra entao a sua bandeira. Isto de republica e de guerra de 
cacete contra Portugueses e recurso sedigo, velho e desacredi-
tado, de que lancam mao os inimigos do Brasil, para seus 
calculos de tirania e de despotismo". 

O n.° 967, de 31 de dezembro, que se fez acompanhar de 
um suplemento de quatro paginas batidas, inseriu o imenso 
artigo "Ao publico", assinado por Chico Coringa, rebatendo 
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acusagoes do periodico O Brado do Povo, que era redieido oelo 
jornalista Romualdo Alves de Oliveira, aos lideres liberais de 
Goiana. 

Iniciando 1856, apresentou-se o valente diario com ti 
pagem nova, inclusive de corpo 7, para conter mais materia 
A segao "A segunda-feira do cronista", criada um mes an
tes, com a assinatura Do Magico, acrescentou-se "A terga-
feira do cronista". Do Quimico Variando bastante a parte 
redacional, vieram, tambem, as "Cartas de um habitante da 
Terra escritas do Recife a um habitante do planeta Mercu-
rio", sempre com base na critica politica. Depois surgiram 
OS "Contos noturnos". A 8 de fevereiro iniciava-se uma Par
te Religiosa, com as "Homelias sobre as mulheres do Evan-
gelho", do Padre Ventura de Raulica, pregadas em Paris e 
traduzidas, segundo constou, pelo Padre Pinto de Campos 
(sem assinatura), precedidas de uma nota introdutoria, que 
assim concluiu: " . . . precisamos de uma regeneragao moral 
e religiosa e muito confiamos nas palavras inspiradas do Pa
dre Ventura". 

Substituida A Uniao pelo diario O Paiz, transferiu-se 
para este a defesa do governo provincial e a consequente po-
lemica com O Liberal Pernambucano, cujo redator-chefe, 
sempre Nascimento Feitosa, era especialmente visado. Um 
abaixo-assinado na edicao de 18 de marco, por elementos de 
projegao nas hostes liberais, abrindo a primeira Dagina, ro-
gava ao jornalista atacado votasse "o desprezo as caliinias 
e injurias com que o ha coberto a folha denominada O Paiz". 

Por sua vez, Um membro do Conselho da Liberal Per-
nambucana repelia ataques do General Abreu e Lima, desfe-
ridos pelas colunas do Diario de Pemambuco, contra Nas
cimento Feitosa, o que levou este a chamar o antigo corre-
ligionario a contas, perante a justiga, mas sem exito, porque 
0 contendor fugiu a responsabilidade do que escreveu. 

A epoca, fez o diario liberal regular cobertura da epide-
mia do colera, que grassava no Recife, publicando boletins 
diarios do diretor de saude Joaquim de Aquino Fonseca, o 
qual divulgou, depois, longa correspondencia em torno de 
sua destituigao da Presidencia da Comissao de Saiide Pu-
blica. 

No mes de margo, a redagao combatia a candidatura de 
Jose Tomaz Nabuco de Araujo a senatoria, assim mtitulan-
do um editorial do dia 27: "A candidatura do sr. Nabuco e 
uma vergonha para Pernambuco". A 6 de maio, congratu-
lava-se com a escolha de Sergio Teixeira de Macedo para a 
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Presidencia da Provincia, o que punha termo k "fatalissima 
administragao do sr. Jose Bento". Durou alguns meses o 
periodo de espectativa em face da nova gestao, que comegou 
a ser criticada no fim do ano, sofrendo, dai por diante, a 
mais ferrenha campanha do orgao liberal. 

Entrando no sexto ano de existencia, com a edigao de 2 
de Janeiro de 1857, a folha renovou as promessas que fizera 
"ao comegar o ano de 1856", escrevendo: "O Liberal Pernam-
bucano, conservando-se fiel a sua missao de ordem e morali-
dade, em que tem trabalhado desde o seu nascimento ate 
hoje,' nao saira nunca dos justos limites da moderagao, e 
toma por timbre advogar os interesses legitimes da provin
cia em relagao com os povos cultos e, especialmente com o 
resto da provincia". E concluiu: "Monarquia representativa 
e constitucional e e sera nossa constante divisa". 

Na mesma edigao, em artigo com sua assinatura (2), 
na segao "Comunicados", Nascimento Feitosa declarava o 
seu desgosto em face das acusagoes contra si assacadas, atra-
v6s do Diario de Pemambuco, pelo seu correligionario Jero-
nimo Vilela de Castro Tavares, que se apresentava "como 
deputado de um circulo onde triunfaram as ideias liberals", 
acusagoes segundo as quais ele, redator-chefe, tinha "afas-
tado OS principals chefes da praia". Aguardava a permissao 
do ilustre contender para, explicando-se perante o publico e 
o partido, divulgar, em sua defesa, documentos do proprio 
punho de Vilela. No dia 7, publicava uma carta dirigida ao 
presidente da Sociedade Liberal Pernambucana, convocando 
reuniao para prestar conta dos seus atos e entregar a dire-
gao d'O Liberal Pernambucano, a fim de ser julgado. Foi-
Ihe conferido apoio unanime, inclusive da propria diregio 
geral do Partido Liberal. 

A polemica com o "orgao mais antigo", que sofrera altos 
e baixos no decorrer do ano transato, intensificou-se, acer-
bamente, em 1857, quando a folha liberal, em defesa de acu-
sagoes a sua atuagao politica, iniciou, a 5 de Janeiro, a s6rie 
de editorials intitulados "Diario de Pernambuco", principi-
ando com minuciosa analise da vida dos respectivos diretor 
e redatores, como a seguir: " . . . o sr . Manuel Figueiroa de 
Faria e um pobre homem que mal sabe assinar o seu nome; 
em^ tudc o mais, pode ser chamado analfabeto". No dia 
7: "O Diario de Pemambuco e um verdadeiro monstro hora-

assim^^D? AnfnnL'^'v^'''' ^^"^^^rtigos assinados. jamais deixava de faze-lo assim. ur . Antonio Vicente do Nascimento Feitosa. 
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ciano, a disposigao de qualquer presidente que queira bem 
pagar-lhe a publicagao do expediente". Mas uma nota do 
dia 10 dizia haver sido retirado da paginagao o quinto arti-
go, devido a linguagem baixa demais dos redatores do Diario, 
achando melhor votar-lhes o desprezo. 

Ainda durante o mes de janenro — 1857 — Nascimento 
Feitosa alimentara polemica, de carater cientifico, com o ju-
rista Pedro Autran da Mata e Albuquerque, em torno das 
acepgoes teologica e filosofica da expressao "liberdade com 
relagao a Deus". Sob o titulo geral "Variedades", a par da 
materia em prosa, inseriam-se versos assinados por + . . . + 
ou M. Z. ou, mais raros, por Luis Carlos de Araujo Pereira. 
Voltou a redagao a escrever, insistentemente, sobre o trafico 
de africanos, ao passo que nao parava de criticar, virulenta-
mente, a administragao provincial. 

No dia 26 de fevereiro, lia-se, na segao "Variedades", 
sob o titulo "Atengao": "No escritorio d'A Regeneracao 
esta aberto um concurso de moralizagao da imprensa e de 
linguagem da moderacao, que e hoje o salvaterio da patria, 
atenta k inconveniencia que ha para se entrar na mamala 
do emprego de linguagem do Mundo da Lua, Bezerro de Pera, 
Joao Pobre, Guarda Nacional, Cometa, Vapor da California, 
etc. Os pretendentes comparegam quanto antes para se ins-
creverem, visto como e ja tao grande o numero dos concor-
rentes que poucos lugares existem vagos no vasto salao do 
escritorio". 

Na edigao seguinte comegaram artigos em resposta a 
ataques do ex-lider praieiro Jeronimo Vilela — a quem era 
atribuida a redagao dos periodicos acima referidos — feitos 
atraves do novo orgao A Regenerasao, repelindo-o, sobretudo, 
como chefe liberal. 

A partir do n.^ 1339, de 27 de abril, a folha transcrevia 
artigos publicados no Rio de Janeiro, sob o titulo "Critica 
literaria" e o sub-titulo "O Padre Ventura e o Conego Pinto 
de Campos". Neles, Aprigio Guimaraes, com o pseudonimo 
de Agripa, criticou as "parafrases" extraidas pelo sacerdote 
pernambucano das conferencias pi^onunciadas por aquele 
sabio em Paris, sobre a Paixao. Nao se tratava — dizia o es-
critor de parafrases, mas de simples "tradugao e tradu-
gao imperfeitissima". Veio a polemica, corno era de costu
me, tendo Agripa prosseguido sua critica ja no Recife, com 
a d'ivulgacao dos textos em frances e da tradugao feita pelo 
conego, seguidos de observagoes. Por fim, anunciou que ia 
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divulgar o livro "O ceu e a terra, o saber e a ignorancia — 
ou O padre Ventura e o padre Campos". 

Ainda no mes de abril, ao noticiar a posse do novo pre-
sidente da provincia, Joaquim Pires Machado Portela, espe-
rava a redagao que ele nao se dobrasse, "facilmente, as exi-
gencias de seus amigos e correligionarios". 

Editorials de 31 de julho e 1 de agosto ocuparam-se dum 
processo Intentado por Florencio Jose Carneiro Monteiro 
contra O Liberal Pernambucano. Chamado a responsabili-
dade, o tenente-coronel Bernardo Jose da Camara defendeu-
se, alegando nada ter com a queixa, pois era apenas proprie-
tario da tipografia; noutra audiencia compareceu o editor. 
Joao de Freitas Barbosa, que tambem se pos ao largo, porque 
a queixa nao fora diretamente dirigida contra ele. E nao 
houve mais noticia do processo. 

Na ultima edigao de cada ano e na primeira do ano se-
guinte, O Liberal Pernambucano, cuja circulagao foi inin-
terrupta, menos aos domingos e dias santificados, fazia um 
retrospecto dos acontecimentos politicos precedentes. No 
longo artigo, a respeito, da edigao de 2 de Janeiro de 1858, 
lia-se: 

"Reduzindo, pois, os males com que lutam o governo, a 
monarquia, a Constituigao, a democracia e a lei, na provin
cia de Pernambuco, a seus pontos mais salientes, temos o se-
guinte: 

l.** — Monopolio e especulagao do credito, com mani-
festa compressao do comercio. 

2.° — Monopolio e especulagao nos generos de primeira 
necessidade, com o que se gera a compressao das classes po-
bres. 

3.0 — Abusos, prevaricagoes e indignidades cometidos 
na Guarda Nacional, com o fim de por em desespero a po-
pulagao dos artistas. 

4.<̂  — Abusos, prevaricaQoes e infamias cometidos na po-
licia, com o fim de atropelar o povo, sustentar a influencia 
de certos mandoes em suas respectivas localidades e salvar 
OS criminosos de certa classe". 

Em data de 5 de julho do referido ano, O Liberal Per
nambucano duplicou o formato, tomando a estatura dos maio-
res jornais. Abaixo do cabecalho, ao centro das notas do ex-
pec^^ente. lia-se: "A redacao e encarregada a comissao res-
pectiva da Sociedade Liberal Pernambucana. O jornal esta 
aeuaixo da defensao e guarda da Sociedade Auxiliadora da 
Tipografia Nacional". 
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Longo editorial de apresentagao da nova fase foi assim 
iniciado: "O Liberal Pernambucano, passando a ser enumera-
do entre os jornais de grande formato, nao faz senao reali-
zar uma das suas aspiracoes ja muito anteriormente manifes-
tadas, e que so agora pode levar a efeito, porque so agora se 
acha convenientemente montado o prelo mecanico que era 
preciso para esse melhoramento material". 

Apos uma serie de consideragoes, escreveu o articulista: 
"Do resumo rapido dos acontecimentos fica evidente que O 
Liberal Pernambucano nao tern nunca perdido de vista a 
estrela polar que o devera guiar ao porto procurado e indi-
cado pela Providencia. Langado como um navio ao mar, 
quando este se achava nimiamente encapelado e tempes-
tuoso, O Liberal Pernambucano navegou por entre escolhos 
e sirtes. Felizmente, avistou ele a terra, e espera em Deus 
que aportara a ela a salvamento". 

Concluiu concitando a Concordia politica e social, "pe
la harmonia dos dois elementos — monarquico e democra-
tico", e "pelo triplice amplexo da agricultura, comercio e 
artes ou industria". 

Com a transformacao havida, o "escritorio da tipogra-
fia" foi instalado a rua do Colegio (atual Rua do Impera-
dor) n.° 14. Nova tabela de assinaturas: ano — 14$000; 
semestre — 7S500; trimestre — 4$000; para as provincias 
e exterior: 18S000, 9$500 e 5$000, respectivamente. Os 
snrs. assinantes pagam 20 reis por linha de sens anuncios, 
e OS nao assinantes 100 reis; as outras publica?6es terao 
prego convencional". 

Em meio a vultosa materia batida, formada por gran-
des artigos politicos ou de natureza economica, noticias do 
Exterior, Fatos Diversos, etc., O Liberal Pernambucano pas-
sou a divulgar, em folhetim, 6 "Manual de moral e de eco-
nomia politica", dedicando algum espaco tambem aos Atos 
Oficiais. Variava a aridez dos assuntos politicos a insergao de 
poemas, assinados, as vezes, por J. M. Alves Cavalcanti. 
Em prosa, vinham as "Peregrinagoes literarias", por Ca-
hete, em rodape das segundas-feiras. "Publicagoes a pedi-
do" 'reuniam artigos ou notas ligeiras, quase sempre fir-
madas com pseudonimos. 

Sob a chefia de Nascimento Feitosa, a Comissao de Re-
dagao estava assim constituida: Leonardo Augusto Ferrei-
ra Lima, Inocencio Serafico, Joao Francisco Teixeira, Ma
nuel Inicio do Rego Medeiros e Manuel Pereira de Morals 
Pinheiro, sendo gerente Luis Cesario do Rego e encarrc-
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gado de receber assinaturas Miguel Candido de Medeiros 
Pinto. 

Escrevia o articulista, na edigao de 7 de julho: "O pes-
soal que tern em suas maos o exercicio da autoridade na 
provincia precisa de ser, em sua maxima parte, mudado; 
porque 6 um pessoal ja gasto, ja desacreditado, que perten-
ceu a uma epoca de ostracismo e proscriQao e que foi cons-
tantemente o instrumento das vingangas e reagoes de um 
poder que caminhava a bandeira despregadas para o abso-
lutismo ou, antes, para o regresso do velho regime. Quo-
rer numa epoca de concordia que permanegam no exerci
cio da autoridade essas mesmas molas roidas da ferrugem 
6 querer manter na provincia o mesmo sistema de reagao, 
violencia e corrugao, com todo o cortejo de suas perigosas 
consequencias". 

Os editorials focalizavam, amiiide, a politica de con-
c6rdia do gabinete Sousa Franco, que mereceu apoio do 
jornal. A 17 de agosto tinha inicio uma serie de artigos inti-
tulados "O sr. deputado Vilela Tavares", repelindo decla-
ragoes dele, veiculadas num jornal do Rio de Janeiro, quan-
to a sua posigao em face d'O Liberal Pernambucano, que a 
redagao considerou inveridicas, comentando-as e esclare-
cendo os leitores exaustivamente. 

Na segao de Literatura, a que nao faltavam transcri-
goes, iniciou Calazans (Pedro de Calazans), a 18 de novembro, 
a serie "Literates a lapis". 

Encerrando 1858, com a edigao de 31 de dezembro, o 
editorial aludiu aos "grandes, imensos servigos" prestados 
pelo gabinete de 4 de maio de 1857, entao substituido pelo de 
12 de dezembro, do qual esperava continuar o bom caminho 
do antecessor. Ja a folha vinha ocupando duas paginas 
com aniincios. 

1859 foi iniciado com acerba polemica, atraves de arti
gos de redagao — ou assinados por Nascimento Feitosa e 
por O Conciliador de Boa Fe — com o Monsenhor Pinto de 
Campos, este nas paginas do Diario de Pernambuco, o qual 
era acusado de assassinios cometidos na comarca do Brejo 
da Madre de Deus, anos antes, na sua gestao como delegado 
de policia. Em fevereiro, outra serie de artigos visava ao mes
mo padre, que se dizia haver sido "pronunciado em crime de 
roubo", secundada a redagao por Comunicados com os pseu-
donim.os de Thecel, Mane e Phares. 

Insistia no programa de concordia apregoado, assim 
terminando o editorial de 26 de Janeiro de 1859: "Espera-
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mos que o governo do Brasil tenha no animo realizar a ver-
dadeira conciliagao". Dois dias apos: "O Ministerio de 6 de 
setembro de 1853 apregoou a politica de conciliagao; o Mi
nisterio de 4 de maio de 1857 elevou-a ao gabinete de Con
cordia; mas nem um nem outro Ministerio realizaram esse 
pensamento, cumpriram essa promessa, com especialidade 
a respeito de Pernambuco". E verberou, a 7 de fevereiro: 
" . . . que titulos tem os srs. Cavalcantis e Regos Barros e 
seus protegidos, a serem exclusivamente apregoados como 
OS varoes conspicuos da Provincia de Pernambuco?" 

O tema era eterno. Escreveu a folha a 10 de junho: "A 
nossa insistencia em combater uma oligarquia de carater 
pessoal, nesta provincia, nao e fillia do odio que votemos 
aos membros dessa oliaarquia, mas sim do desejo que te-
mos de ver restabelecido entre nos o regime constitucional 
representativo". E no dia 25: "Liberte-se a agricultura do 
predominio oligarquico que a esmaga; liberte-se o comer-
cio do despotismo oligarquico que o aniquila; estabelega-se 
a livre alianga do solo e do capital com o trabalho, e temos 
a convicgao intima de que, dentro em pouco, as coisas do pais 
tomarao uma fase muito favoravel". 

No mes em referenda, a 21, noticiando deliberacao da 
Sociedade Liberal, confirmava-se no seu posto a Comissao 
de Redacao, apenas substituido o nome de Manuel Inacio do 
Rego Medeiros por Antonio Jose da Costa Ribeiro. A 18 de 
julho, iniciava Gabrielo Chiabrera a cronica de assuntos lo
cals "Linhas ao Sol", em rodape das segundas-feiras. O jor-
nal vinha atacando o governo do Barao de Camaragibe (Pe
dro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque), envol-
vendo, paralelamente, em acerbas criticas, o Diario de Per
nambuco e o jornalista republicano Borges da Fonseca. 

Em setembro, pregava a "uniao pernambucana". No 
mes seguinte, regozijava-se com a provincia, por ver-se livre 
"da melancolica, senao funesta", administracao do titular de 
Camaragibe. Seguiu-se, em novembro, a cobertura da che-
gada e permanencia, no Recife, do casal de Imperadores do 
Brasil, com a insercao, inclusive, de poesias de saudagao, 
assina'das, entre outros, por Joaquim Guenes da Silva e Me-
lo, A. J . Zacarias de Carvalho e Joao Gualberto dos Passos. 

Terminado o ano de 1859 com o n.° 2166, de 29 de de-
zembro, abriu numeragao nova no dia 16 de Janeiro de 
1860. E historiou, no primeiro editorial, a sua existencia, 
durante a qual conseguiu veneer grandes dificuldades, des-
de que apareceu no mundo da publicidade, sob o .governo 
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provincial de Francisco Antonio Ribeiro, quando "encontrou 
ainda a provincia de Pernambuco lutando contra as preten-
soes do personalismo que fundara a sua dominagao sobre os 
destrogos da revolugao de 1848". 

Ap6s uma serie de considera^oes, em mais de duas co-
lunas, frisou o articulista: "Dora em diante, outra marcha 
seguira O Liberal Pernambucano, sempre unido a causa po
pular e nacional". E concluiu: " . . . progresso comercial, 
progresso industrial, progresso moral, progresso cientifico: 

eis o alvo a que se encaminha O Liberal Pernambucano. 
que ja nao ve embaragos pessoais capazes de opor-se a mar
cha de ascengao que deve ser trilhada por uma das princi-
oais provincias do Imperio". E, "nesse sagrado empcnho", 
esperava ser auxiliado pelas referidas forgas, "pelos homens 
da ciencia e pelos cultores das letras". 

Na edigao de 11 de maio, aludia "a tatica dos mocinhos 
do Diario de Pernambuco querendo resumir toda a redagao 
d'O Liberal Pernambucano na pessoa do sr. dr. Feitosa, a 
quern responsabilizam por quanto ali se escreve". Tempos 
depois, em artigo de 22 de novembro, sob o titulo "Uma urdi-
dura infernal", repelia o "comunicante" do Diario, que o 
acusara de ideias anarquicas e revolucionarias, dizendo: 

"Mentira! Calunia! Infamia! A redagao d'O Liberal 
Pernambucano prega a monarquia representativa; prega o 
respeito aos dogmas constitucionais"; "repele, estigmatiza 
e condena a luta armada: nao a quer, nao a deseja, e prefe-
re-ihe o martirio"; "quer, mais do que tudo, a uniao da fa-
milia pernambucana, uniao a que se opoe caprichosaiiiente 
uma oligarquia que quer, a todo transe, suplantar a popu-
lagao da provincia, privando-a de seus direitos politicos". 

Em data de 1 de outubro, ainda de 1860, dizia um co-
mentario que o impressor do jornal, tenente-coronel Bernar
do Jose da Camara, fora chamado a responsabilidade pelo 
conselheiro Autran, diretor da Faculdade de Direito do Re
cife, que se sentira ofendido com um "a pedido" da edigao 
de 26 de maio, assinado por Piolho Viajante, do qual a reda-
cao nao tomara conhecimento, terminando por pedir-lhe ex-
cusas. 

Publicaram-se, durante o ano, 288 edigSes, recomegan-
do a numeracao a 2 de Janeiro de 1861, em cujo primeiro edi
torial se dizia que "as oligarquias pessoais que se denoniinam 
Partido Conservador sao verdadeiras usurpagoes". Combatia, 
entao, o governo provincial de Ambrosio Leitao da Cunha, 
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durante o qual sofrera prisao e vexames o seu redator Joao 
Francisco Teixeira (3) . 

Sempre impresso na Tipografia Nacional, veio o impor- vv^*^7 
tante orgao a encerrar sua atuaQao com o n. 69, de 23 de maio ^ 
do ano mencionado, para ser substituido por outro diario — 
O Constitucional, em virtude de deliberacao expressa da So-
ciedade Liberal. Assim arrematou a not a a respeito: 

"Pondo termo a publicagao d'O Liberal Pemambucano, 
nao deixamos a O Constitucional outro legado que nao seja 
aquele que result a dos esforgos feitos em prol de uma causa 
boa e santa" (Bib. Pub. Est.). 

1856 

O PAIZ — Diario de orientacao conservadora, saiu a lu-
me no dia 1 de fevereiro de 1856^ em formato de 34x26, com 
quatro paginas a tres colunas de 15 ciceros, sendo impresso 
na Tipografia Uniao, a rua da Aurora n.° 40. Assinava-se a 
12$000 por ano, "devendo ser convencionado na hora'da en-
comenda o prego dos anuncios e outras publicagoes de inte-
resse particular". 

Segundo o editorial de apresentacao, adotava a "politica 
ordeira e conciliadora, de conservacao e de progresso moral 
e material", que parecia ser a nova politica do Brasil, desti-
nada a "substituir os desregramentos da opiniao, as agita-
goes e revoltas estereis e as polemicas pessoais, tao ociosas e 
aviltantes". 

Entendendo que "a politica nao deve constituir a linica 
preocupagao da humanidade", nem "o assunto exclusivo da 
imprensa diaria", escreveu o editorialista que o O Paiz se 
ocuparia "de objetos de interesse da lavoura, da industria, 
do comercio e da literatura", abrindo "as suas colunas a 
quaisquer avisos e publicagoes de utilidade piiblica ou par
ticular". Informaria, tambem, ao publico, os acontecimentos 
das provincias e do exterior, concluindo: 

"Comecando uma existencia diaria, duvidamos poder 
conseguir plenamente o fim a que nos propomos com um for

ce 

(3) Aludindo a outras violencias do governo da epoca, relatou O Li
beral Pernambucano que, as 17 1/2 horas de 1 de dezembro de 1860, em 
pleno Patio do Carmo, foi espancado, pela policia, o jornalista Modesto 
Francisco das Chagas Canabarro, redator do periodico satirico O Vapor 
dos Traficantes (Ver "Periodicos do Recife", Vol. V). 
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mato tao acanhado. Provavelmente, pois, teremos de au-
menta-lo para melhor servir os principios que defendemos, 
para acompanhar mais de perto a discussao das necessida-
des publicas e para satisfazer a utilidade de nossos leitores". 

Foi a seguinte a restante materia da primeira edigao: 
editorial sobre a incidencia da epidemia do colera; "Noti-
cias estrangeiras"; "Correspondencia de Lisboa"; folhetim, 
ocupando o rodape de tres paginas; "Noticias do Sul"; "No-
ticias do Norte"; "Agricultura"; noticiario local, so de natu-
reza economica, e meia coluna de pequenos anuncios. 

A partlr do segundo niimero, o bem elaborado jornal 
pessou a inserir, de vez em quando, artigos assinados pelo 
Monsenhor Joaquim Pinto de Campos e, igualmente, pelo 
professor Pedro Autran da Mata e Albuquerque, e poemas 
de A. J. de M., F. A. Cezario de Azevedo e Franco de Sd. 
Deu boa cobertura do andamento da epidemia do colera 
morbus, incluindo amplo noticiario miudo. Outro assunto 
em evidencia foi a carestia de vida, assim como a Estrada de 
Ferro de Pernambuco. Nao faltou logo acerba polemica com 
O Liberal Pernambucano, pelo fato de O Paiz tecer encomios 
k administragao provincial. A segao "Variedade" era inicia-
da com o "Kaleidoscopio noticioso", depois substituido por 
"O que se sabe e o que se nao sabe" (1). No "Correio da Pro-
vincia" sobressaiam as correspondencias de Goiana, assina-
das por O Nigromonte. 

Numa definigao de atitudes, assim manifestou-se a re-
dagao, no comentario intitulado "O sr. Nabuco de Araujo", 
na edigao de 26 de margo: "O Paiz e o representante de um 
partido antigo, e cuja bandeira foi sempre bem conhecida 
e bem aceita entre a gente ordeira e sensata, quer nesta pro-
vincia e quer no Imperio. file e o sucessor d'A Uniao, assim 
como esta o foi d'O Lidador, todos campeoes da mesma 
causa, todos companheiros na mesma sorte; apenas modifi-
cando suas ideias segundo a necessidade das circunstancias 
e das 6pocas". Prosseguiu explicando porque apoiava o mi-
nistro Nabuco de Araujo e pondo suas colunas a disposigao 
dos lideres conservadores. 

Efetivada uma conciliagao na politica e na imprensa, 
veio a cessar, em abril, a polemica com O Liberal Pernambu
cano, paralisando a catilinaria contra Nascimento Feitosa, 

(1) Os ataques a O Liberal Pernambucano e seu principal redator 
Nascimento Feitosa atingiram o auge na segao "O que se sabe e o que 
se nao sabe", na qual (edigao de 15-3) Ihe foram desferidos tremendos im-
properios, tais como "traste velho e safado" e quejandos. 
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em que houve ate alusoes desprimorosas a sua vida privada; 
haja vista a serie de artigos "O urubu-rei", qtie nao chegou 
ao fim. 

E a folha dedicou-se mais a Literatura, Variedades, No-
tlcias do Exterior e do Interior, incl\iindo biografias de gran-
des escritores franceses, aumentando, por outro lado, a parte 
de anuncios, ja com mais de uma pagina. A redagao estava, 
entao, a cargo de S. de O., iniciais com que eram assinados 
longos artigos de responsabilidade interna, sobretudo a se
rie "A concessao dos terrenos da Marinha". Figurara, an- • 
tes, como redator principal, o medico Antonio Alves de Sousa 
Carvalho. 

Decorreram mais ou inenos inexpressivos os dois lilti-
mos meses de vida d'O Paiz, que veio a dar sua ultima edi-
qao, somando 103 niimeros publicados, a 5 de junho. Escre-
veu, entao, o articulista: " . . . a ausencia de toda luta de par-
tidos e a suspensao expressa das hostilidades ao governo por 
parte do jornalismo oposicionista interromperam a necessi-
dade que tern tido o partido a que pertencemos de sustentar 
a sua bandeira, contra a qual hoje ninguem se pronuncia, e 
aconselham-nos por algum tempo a suspensao deste jor-
nal". E concluiu: " . . . desaparece, temporariamente, a uni-
ca folha politica que nesta provincia defendia o nosso parti
do e o governo atual" (Bib. Pub. Est . ) . 

1857 

O DESPERTADOR COMMERCIAL DO NORTE — Iniciou 
Ssse diario sua publicagao a 5 de junho de 1857, em formato 
m6dio (45x32), com quatro colunas de 15 ciceros e quatro 
p^ginas, sendo impresso na Tipografia Republicana Federa-
tiva Universal, propriedade do seu diretor, Joan de Barros 
Falcao de Albuquerque Maranhao. Trazia, abaixo do titulo, 
uma faixa de composigao, dividida em quatro colunas, com 
informagoes de emergencia, tais como: Partida dos Correios 
— Audiencias dos Tribunals — Efemerides — Preamar — 
Dias da Semana. 

O segundo numero divulgou longos versos de elogio a 
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Joao Caitano, de autoria do redator e dirigente do jornal (1), 
cujas produgoes eram sempre prolixas. Mais um artigo, em 
continuagao ao niimero anterior, para ainda continuar no 
seguinte, completou a materia, sendo duas paginas de anun-
cios e publicagoes a pedido. 

Duas unicas edigoes foram encontradas: os ns . 2 e 41, 
este de 25 de julho (2), contendo tres artigos, respectiva-
mente, sobre comercio, agricultura e literatura, tudo a con
tinuar, e mais um folhetim no rodape da primeira pagina. 

Nao foi possivel averiguar ate quando se prolongou a 
vida do jornal (Bib. Pub. E s t . ) . 

1859 
JORNAL DO RECIFE (1) — Revista semanal. Clencias, 

Letras e Artes — Publicou-se o primeiro numero a 1 de Ja
neiro de 1859 (2), em formato de 28x21, com oito paginas, 
impresso na Tipografia Academica, a rua do Colegio (ultimo 
quarteirao, ao sul, da atual rua do Imperador) n.° 21. Cons-
tava do expediente: "A redagao aceita com reconhecimento 
qualquer trabalho que Ihe oferegam". Assinatura mensal — 
$500; para fora da cidade — $600, mediante pagamento adi-
antado. 

Sob a diregao e propriedade de Jose de Vasconcelos (3), 

(1) O excentrico poeta e prosador. filosofo e politico Joao de Barros 
F . de A. Maranhao (apelidado Joao Vulcao) era "bacharel formado em 
ciencias juridicas e sociais, socio correspondente da Sociedade Auxilia-
dora da Indiistria Nacional, do Institute Historico da Franga e eumenio 
eladiense na Academia dos Arcades de Roma". 

(2) Alfredo de Carvalho ("Anais") registrara o n.° 19, de 30 de junho, 
como tendo sido o ultimo. 

(1) Escreveu o Diario de Pemambuco, de 3 de Janeiro de 1859, na sua 
"Pagma avulsa": "Mais um jornal — Tendo-so acabado o Jornal do Do
mingo, foi no dia 1.° do corrente publicado outro em substituicjao aquele, 
com o titulo de Jornal do Recife, t, um jornal de instrucao e recreio, es-
crito por habeis penas e muito interessante". 

_ (2) A primeira edigao foi reeditada posteriormente em data que 
nao foi possivel identificar. 

(3) "Individualidade singular, em que coexistem, equipotentes, o sen
se pratico dum administrador zeloso e a sensibilidade de um verdadeiro 

nambucalia - i ! 8 2 1 / ? l 0 8 " . " ' ' ' ' ' ° ' " ° ' " ' ' " " ' ' ""^ ^'"P'^^-^^ P^^i°'^i'=^ ^ ^ ' -
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o magazine apareceu com o seguinte programa: "Instruir e 
deleilar, moralizando, tal e o fim a que se dirige o Jornal do 
Recife. Instruir sem pedantismo, deleitar sem mau gosto e 
moralizar sem aborrecimento. Os meios que para isto em-
pregaremos serao aqueles que estiverem ao alcance de qual-
quer inteligencia; porque escrevemos para todas as classes 
da sociedade. 

"Uma minuciosa e variada escolha de materias sera o 
pasto e o condimento que oferecemos todas as semanas aos 
nossos subscritores. O romance verdadeiramente moral, o 
conto honesto, a poesia bem escrita, o dito espirituoso, a cha-
rada aguda e uma serie variada de curiosidades literarias, 
artisticas ou comerciais ocuparao com preferencia as colu-
nas deste periodico. 

"Vulgarizar por meio de esbogos biograficos os feitos no-
taveis e as virtudes eminentes dos nossos compatriotas ilus-
tres, quer os da epoca passada, quer os contemporaneos, e o 
encargo de uma das mais habeis penas que escreverao para 
este jornal. Trazer os nossos leitores a par de todo o movi-
mento social, quer no mundo da politica, quer no da ciencia, 
quer no da industria, sera sempre o nosso primeiro cuidado. 
Enfim, oferecer, todos os sabados, a nossa populagao um re-
creio, honesto e util, por meio de uma leitura agradavel e ins-
trutiva, despertando-lhe assim o amor das letras e levando 
a civilizagao ao ultimo recanto do pais, e o nosso mais ar-
dente voto". 

Seguiu-se a publicagao regularmente, servida das se-
guintes segSes fixas: "Almanak", "Astronomia", "Bazar", 
assinada por Mercurio e Crinis; "Charadas", "Estatisticas", 
"Economia Domestica", "Enigma Pitoresco", "Jurispruden-
cia", "Maravilhas do genio do homem", "Medicina Domesti
ca", "Mosaicos", "Necrologios celebres", "Maximas e Pensa-
mentos", "O que se passa em casa", por Jose de Vasconcelos; 
"Observagoes meteorologicas da semana", "Religiao", "Poe-
sias", "Contos e Novelas", em geral de autores franceses, tra-
duzidos pelos colaboradores, e "Variedade". 

No segundo numero, comegou, tambem, a segao "Colu-
na eletrica", assinada por Agripa (pseudonimo de Aprigio 
Guimaraes); seriam as suas "divagagoes poeticas da sema
na" . Justificando o titulo, escreveu, inicialmente, que a ele-
tricidade estava na moda; por outro lado, pretendia "atraves-
sar mares, transpor montanhas, entrar em cidades com bar-
reiras fechadas, em suma, fazer tais zigue-zagues e percor-
rer tamanhas distancias, que todos verao que so com a ele-
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tricidade tal se pode conseguir, que estas colunas sao verda-
deiramente eletricas". 

A partir de 11 de junho, liam-se, esporadicamente, as 
"Cartas de Figaro", dirigidas ao Tio Basilio. Outra segao in-
teressante, de cronica ligeira, foi "Cinco minutos", escrita, 
alternadamente, por E. Belmonte (Eugenio do Couto Bel
monte) e Calazans (o poeta Pedro de Calazans). Artigos de a-
bertura traziam a assinatura de Braz Florentine Henriques 
de Sousa, Jose Soares de Azevedo ou Jose de Vasconcelos. E ha-
via tambem a "Galeria do Jornal do Recife", assinada por 
diferentes nomes, tais como: Agripa, B. da Silva, Stenio, M. 
Basto, Ferreira Vilela e Almeida Braga (Gentil Homem de) . 
Longa serie, sob a epigrafe "Prelegoes de Economia politica", 
escreveu o professor Pedro Autran da Mata e Albuquerque, 
enquanto Antonio Rangel de Torres Bandeira divulgava as 
"Locubragoes da meia noite". 

Modificou-se, a 2 de julho, a tabela de assinaturas, que 
ficou assim organizada: semestre, para o Recife — 4$000; 
para fora da cidade — 4$500. Numero avulso — 200 reis. 
Desde 6 de agosto a revista passou a imprimir-se na Tipo-
grafia Uniao, a rua do Hospicio n° 13. 

Principiou a 22 de outubro a insergao do drama-com6-
dia "Uma uniao desigual", em um longo ato, de Jose de Vas
concelos, e a 5 de novembro a colaboragao de Antonio Vi-
truvio Pinto Bandeira e Acioli de Vasconcelos, sob o titulo 
geral "Flores colhidas no jardim da literatura". Salienta-
va-se, ainda, a colaboragao de N. Alvares e Manuel Pereira 
de Morals Pinheiro. Na ultima edigao do ano despediu-se E. 
Belmonte das leitoras dos "Cinco minutos", o que ja antes 
fizera o seu coadjutor Calazans. 

Ao iniciar-se 1860, aparecia A. Castro, autor do "Album", 
destinado a recrear os leitores, nao esquecendo "nunca o res-
peito que deve as leis da moral, a religiao do Calvario, as ins-
tituigoes do pais". Teve, igualmente, a assinatura de Fran
cisco Dias Carneiro Junior e J . Julio de Barros. A 14 de 
abril, vinha a "Palestra", de Stenio, "uma especie de maga-
sin de nouveautes jornalistico". 

A tabela de assinaturas sofrera nova alteragao a partir 
de 21 de Janeiro, com o acrescimo de ISOOO em ambas as par-
celas, ao passo que o numero avulso subia para 240 reis. 

Nesse ano, precisamente a 29 de setembro, o periodico 
passou a ser impresso em oficinas proprias, instaladas a rua 
da Aurora n.^ 54. So a 5 de Janeiro de 1861 veio a estampar-
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se, no cabe?alho: "Publicado sob a diregao de Jose de Vascon-
celos, seu proprietario e principal redator". 

Mantendo o mesmo padrao, com ligeiras modificagoes 
quanto a materia, a revista admitiu nova segao de comenta-
rios, a partir de 16 de fevereiro, sob o titulo "Coluna ligei-
ra", assinada por Pittigoare. Nesse terceiro ano deixou de 
figurar a apreciada colaboragao de Agripa, havendo outras 
ausencias. Foram novos colaboradores: Sousa Ribeiro, Cunha 
Sales, SUvio, que redigia "Prosa"; Joaquim Maria Balmase-
da, dr. Castro Santos e Morals Pinheiro. 

No setor Poesias, a revista foi particularmente frequen-
tada, nela se salientando, desde o primeiro numero. Vitoriano 
Palhares, Jose Soares de Azevedo, Jose de Vasconcelos, AI-
cion, A. R. de Torres Bandeira, Pedro de Calazans, R. da 
Cunha, Joao Coimbra, Graciliano Pimentel, Dias Carneiro, 
Casimiro de Abreu, Jose Pereira de Araujo, Pinheiro, Fran
klin Doria, J . A. Teixeira de Melo, Epifanio Bitencourt, Ce-
zario de Azevedo, F . A. Filgueiras Sobrinho, J . R. Moura, 
Juvenal Galeno, Henrique Autran Junior, F . de Araujo Bar-
ros, Antonio Joaquim de Melo, Antonio Emilio Zaluar, Seve-
riano de Azevedo, Fagundes Varela, Silvio Pinto Magalhaes, 
Moreira de Azevedo e Almeida Freitas. 

O periodico circulou sem interrupgao ate 21 de dezem-
bro, sem alterar a quantidade de paginas nem a feigao 
grafica e jamais colocou um aniincio. Existem tres volumes 
encadernados, um de cada ano, com pagina de rosto e indi-
ce da materia publicada, somando, em numeragao seguida, 
420, 412 e 410 paginas respectivamente. 

Transformou-se a revista, a 1 de Janeiro de 1862, em "dia- ^ 
rio comercial, agricola, industrial, literario e noticioso", de pu-
blicagao matutina, sem alterar a diregao e propriedade, ad-
quirindo duplo formato: 52x36. Reapresentou-se com o se-
guinte editorial: 

"Uma nova existencia comega hoje para o Jornal do 
Recife. Quando, em 1859, demos principio a sua publicagao, 
era ja nosso pensamento fazer dele uma gazeta diaria, con-
sagrada a todos os assuntos. Desconhecidos, porem, do pu
blico, sem precedente algum que nos recomendasse, teria 
sido uma loucura imperdoavel se nos houvessemos entao 
langado numa empresa tao diflcil quanto dispendiosa e do 
bom resultado da qual nao apresentavamos garantia algu-
ma. Assim, era conveniente esperar que o ensejo se tornas-
se favoravei, e foi isso justamente o que havemos praticado. 

"Tres anos sao ja passados desde o dia em que pela pri-
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meira vez nos apresentamos em publico, dirigindo a nossa 
pequenina barca por cima do oceano encapelado do mundo. 
Que de vendavais e de furacoes nao bateram durante este 
periodo o inofensivo lenho? Felizmente, porem, gragas a 
Deus e a Virgem Santa, conseguimos sempre passar inco-
lumes por onde tantos outros naufragaram, sem que nem 
ao menos houvessemos rotas as nossas brancas e humildes 
velas. E assim chegamos ao ponto em que hoje nos acha-
mos e donde vamos partir de novo. 

"Mas agora o mister se torna muito mais dificil. Ate 
aqui a barca era pequenina, a carga leve, e navegavamos 
sempre a vista da terra. De hoje em diante o rumo e dife-
rente, o navio maior, a carga pesadissima e a viagem de 
longo curso. Antes de partir, consultamos a nossa cora-
gem. Esta, todos o sabem, nunca falta ao homem que tem 
fe em Deus e a quem o trabalho nao mete medo. Cumpria 
tambem ver se os armadores tinham confianga no piloto. 
Aqueles a quem consultamos nos responderam, unanimes: 
— Parta, e ja, que a necessidade se faz sentir. 

"Acorogoados por tao lisonjeira animagao, nao vacilamos 
mais um instante, e partimos, convencidissirnos de que eles 
nao abandonarao a sua propria obra, e que o publico em geral 
animara uma empresa necessaria. E, eis-nos mar em afora, 
hoje, 1 de Janeiro de 1862. Que a estrela do mar nos guie, 
que Deus nos proteja e os nossos amigos digam, cheios de 
esperanga: — Boa viagem!" 

Ao terminar o artigo, lia-se a nota abaixo, sob o titulo 
"Programa": "O Jornal do Recife saira de hoje em diante 
todos OS dias, sem excegao dos santificados. Consagra-se aos 
interesses agricolas, comerciais e industrials do pais em ge
ral, e com especialidade aos desta provincia, cujo melhora-
mento material e notavel engrandecimento promovera com 
tddas as forgas que o estudo, o zelo e a boa vontade Ihe hao 
de permitir". 

Constava do Expediente: "Assina-se na rua Estreita do 
Rosario n." 12, para onde deve ser dirigida toda a correspon-
dencia. Prego da assinatura: para esta cidade — 5$000 por 
semestre; para fora — 6$000. Os assinantes pagarao as suas 
insergoes a 40 reis a linha, e os que nao forem assinantes a 
80 reis, no tipo da gazeta. Os assuntos de interesse geral e 
piiblico sao publicados gratuitamente. A redagao aceita com 
reconhecimento qualquer trabalho que Ihe oferegam". 

Nos primeiros quatro meses, o matutino saia, apenas, 
com duas paginas, delas constando as segoes: "Efemerides", 
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"Kaleigrafia", "Folhetim", "Politica", "Viagens". A partir do 
terceiro numero, as duas primeiras colunas da primeira pa-
gina inseriam informasoes maritimas e portuarias, de lei-
loes e pequenos avisos, seguindo-se, desde 6 de Janeiro, os 
Atos Oficiais. A 14, a "Kaleigrafia" era substituida por "No-
ticias diversas", segao dividida em "O que vai pelo Mundo" 
e "O que se passa em casa", vinda da fase anterior. A 26, 
iniciava-se o rodape intitulado "Do risco para baixo", assi-
nado por Life, que nao tinha programa; era uma cronica 
leve, destinada a suprir a revista semanal; saia aos domin-
gos, alternando com esta outra: "Do risco para cima". 

Veio a divulgar, tambem aos domingos, outros artigos 
de literatura, especialmente de Sousa Ribeiro e Morais Pi-
nheiro, e raras poesias. A parte comercial as vezes enchia 
toda a primeira pagina. Ocorriam, ainda, "Noticias dos Esta-
dos" e publicagoes solicitadas. 

Melhorou a premencia de espago a 1 de maio, quando a 
folha passou a circular com quatro paginas, embora aumen-
tasse bastante a aquisigao de materia paga. As assinaturas 
semestrais subiram para 6$000 e 7$000, dentro e fora da 
cidade, respectivamente; mas a 6 de julho foram substituidas 
pelas trimestrais, a 5$000 e 5$500. 

Em substituigao a cronica de Life, apareceu, a 15 de 
junho, o rodape semanal "Abaixo do risco", assinado por 
Frei Geriindio, que assim se apresentou: "Contarei o que me 
disserem as beatas, o que ouvir no bilhar do Policarpo, o que 
se conversar na ponte, no adro do Corpo Santo, no cafe do 
Pucche, na casa do Buessard, no teatro e no saguao da Fa-
culdade de Direito". E mais: "Contarei historias, ajuntarei 
as anedotas do dia, recolherei os cancans da vizinhanga, e 
de tudo farei um ramo domingueiro, para traze-lo aos leito-
res desta simpatica gazeta. Se as flores me faltarem no jar-
dim do convento, que nao e dos mais abundantes, darei um 
puio a Londres ou a S. Petersburgo, entrarei no serralho do 
sultao, treparei pelas montanhas da Suiga, irei as margens 
do Reno, atravessarei os abrasadores areais d'Africa, per-
correrei os boulevards de Paris, subirei nas piramides do 
Egito e penetrarei ate no Vaticano, contanto que arranje o 
meu bouquet do domingo". Tao interessante comentario, im-
pregnado de fino humorismo, nao foi alem da insergao de 28 
de setembro. 

No referido ano — 1862 — coube ao Jomal do Recife 
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divulgar, pela segunda vez em Pernambuco (4), uma poesia 
de Castro Alves, antes de sua vinda para o Recife. Fe-lo na 
ediQao de 23 de junho, sob o titulo "Destruigao de Jerusa
lem" . Precedeu-a elogiosissimo artigo de Jose Roberto da 
Cunha Sales, o qual, ouvindo-a declamada por um amigo, 
"entendeu do seu dever faze-la correr os dominios da im-
prensa". E enalteceu, longa e brilhantemente, os 15 anos 
"geniais" do poeta baiano. 

A edigao de 9 de setembro divulgou a seguinte nota: 
"Na metade da segunda folha do nosso Jornal comegamos 
hoje a publicar o romance "O primo cego", de Francisco Mag-
nard, compaginado de maneira a poder ser cortado e dobra-
do para fazer livro, sistema que seguiremos de hoje em dian-
te em semelhantes publicagoes e que oferece aos nossos as-
sinantes a vantagem de poderem ter, no fim de cada ano, 
nunca menos de seis volumes de 200 paginas cada um, con-
tendo escolhidos romances, poesias, dramas e comedias, o que 
tudo publicamos simultaneamente, a profusao que nos for 
sendo possivel. No fim de alguns anos os nossos assinantes 
terao uma pequena biblioteca sem dispendio algum, alem do 
da assinatura do jornal, que, por este modo, se torna ainda 
mais barato". 

O novo tipo de folhetim ocupava metade da terceira pa-
gina e igual espago da quarta. 

Comegado 1863, o Jornal do Recife, que dera 360 edi-
56es no ano anterior, deixou de circular nos domingos e dias 
santificados, ao mesmo tempo que elevou, novamente, o pre-
?o das assinaturas, por trimestre, na seguinte base: na ci-
dade — 5S000 adiantado e 6S000 vencido; fora da cidade — 
6S000 adiantado e 7$000 vencido. Cresceu alguns centime-
tros o formato. 

A primeira edigao do ano saiu com as datas conjuntas 
de 1 e 2 de Janeiro, lendo-se, no editorial intitulado "A to-
dos", que 0 jornal continuaria dedicado "aos interesses mo
rals e materials do pais, consagrando-se, tanto quanto esti-
ver em sua acanhada esfera, ao engrandecimento e prospe-
ridade da nossa patria, ajudando assim, com suas diminutas 
forgas, os grandes operarios da civilizagao e do progresso". 
Concluiu o articulista: "Estranho as lutas politicas, nao per-
tencemos a nenhum dos lados em que se divide o pais; dese-

(4) A primeira ocorreu nas "Publicag5es a Pedido" do Diarlo de Per
nambuco de 6 de agosto de 1861, datada a poesia da Bahia, sob o titulo "A 
partida do meu mestre do coragao, o Exm°. Sr. D. Antonio de Macedo 
Costa, bispo do Para". 
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jando, porem, o bem estar do maior numero, sem exclusao 
de ninguem, apoiaremos e defenderemos sempre, quando 
porventura necessario seja, as ideias e os principios que tan
dem a dar ao merecimento real a posigao a que tern direito". 

Urn segundo editorial salientou que 1862 tinha sido o 
ano mais calamitoso, pois "a guerra, a fome e a peste cobri-
ram de luto e sofrimento a maior parte do globo". 

Aduziu longa serie de graves acontecimentos, na Ame
rica e na Europa, nao sendo mais feliz o Brasil, onde impe-
rou no Nordeste a epidemia do colera, e o comercio em geral 
sofreu sua maior crise, em consequencia do "abuso da libev-
dade do credito". 

Apesar do acrescimo de duas paginas, o jornal continua-
va a dispor de pouco espago para a materia redacional, nao 
Inserindo nenhum trabalho literario. A "Gazetilha", que 
substituira as "Noticias Diversas", permaneceu no primeiro 
piano. Ja publicando, como acontecia, os "Atos Oficiais", 
tornou-se, a 1 de julho, "orgao oficial do governo", o 
que foi mencionado, em caracteres fortes, no cabe^alho, 
achando-se na presidencia da provlncia Joao Silveira de Sou-
sa. A 8 de outubro, mudava-se a tipografia para a rua das 
Laranjeiras (hoje extinta) n.° 28, e a 9 de dezembro, para 
a rua do Imperador n° 77. 

No primeiro numero de 1864, escreveu o editorialista. 
apos agradecer a coadjuvacao do publico ledor: "6rgao ofi
cial do governo da provlncia, temos por um contrato posto 
a sua disposigao as colunas do nosso jornal, quer para a pu-
blicacao dos alos oficiais, quer para a sua defesa, isto, porem. 
independente de partilharmos as suas ideias. Tambem con-
traimos a obrigagao de nao inserir em nossas paginas cen
suras a ele feitas ou a seus agentes (5) . Isto e natural. O 
advogado que se encarrega da defesa nao pode encarregar-
se da acusaqao. Disto nao resulta prejuizo a ninguem, poi.s 
que exist em muitos outros jornais na provlncia isentos de 
compromisso identico. Dedicado especialmente as coisas do 
comercio, forcejaremos no presente ano por variarmos quan-
to nos seja possivel as diferentes segoes da nossa folha, por 

(5) Comentando o contrato que o presidenteJoao Silveira de Sousa 
efetuou com o Jornal do Recife, para a publicagao dos atos oficiais, es
creveu o periodico oposicionista Dona LIga, edigao de 11-11-1863, que a 
clausula 13.* estatuia o seguinte: "O arrematante nao podera, durante o 
prazo de seu contrato, publicar em sua folha nenhum artigo, comunicado, 
correspondencia ou anuncio que contenha injiirias ou censuras ao governo 
e seus empregados, sob pena de uma multa de lOOSOOO a 400$000 e da res-
cisao do contrato". <Ver "Periodicos do Recife", Vol. V). 
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modo que, a par dos assuntos uteis, se depare com a leitura 
amena e agradavel e se tenha conhecimento dos aconteci-
mentos do pais e do estrangeiro". 

"Entregue a diregao financeira da folha a seu irmao 
Antonio Joaquim, — escreveu Alfredo de Carvalho — Jose de 
Vasconcelos, trabalhador indefesso, cuja atividade quase dis-
pensa auxiliares, era realmente o redator de todas as segoes 
do jornal, ajudado apenas de alguns revisores; nesta fungao 
estrearam a seu lado, na vida jornalistica, muitos moQOS aos 
quais estava reservado brilhante future nas letras e na po-
litica, como Jose Antonio de Almeida Cunha, Jose Higino 
Duarte Pereira e Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquer
que Lacerda". 

A par de novo acrescimo de alguns centimetres na 
altura, sairam da primeira pagina os anuncios e a parte 
comercial, que eram colocados nas duas primeiras colunas. 
melhorando, por outro lado, a tipagem, a impressao e, bem 
assim, a parte redacional, mediante a apresentagao de edi
torials, antes raros, sobre temas diversos. 

A efervescencia politica da 6poca provocara cisoes nos 
Partidos Conservador e Liberal, formando-se uma liga entre 
os respectivos dissidentes, dai resultando a criagao do Par-
tido Progressista, do qual, a 1 de abril de 1864, veio o Jomal 
a tornar-se porta-voz autorizado. No dia seguinte deixou de 
ser orgao oficial do governo, entao exercido pelo 1.° vice-
presidente Domingos de Sousa Leao, embora continuasse a 
divulgar-lhe os atos, bem como os do Comando de Armas e 
do Governo Episcopal e as resenhas da Assemble) a Provin
cial. Bastante espago era dedicado a correspondencias de 
outros Estados e do Exterior, afora as "Publicagoes Solici-
tadas". 

Ocorrendo a guerra entre o Brasil e o Paraguay, deu-lhe 
o diario de Jose Vasconcelos, em 1865, boa cobertura. A edi-
?ao de 29 de abril, com seis paginas, foi dedicada a partida 
de voluntarios pernambucanos para o sul do continente, en-
chendo-se de poemas de saudagao e despedida, que continua-
ram nas tres edigoes subsequentes, assinados por J .S. Nu-
nes d'Oliveira, Jose Paulino Camara (6), J. F . V., Tenente 
A. F . Duarte, J. D., Licurgo Jose Xavier de Paiva, 

<6) Bacharel rec^m-formado, Paulino Camara foi urn dos entusiastas 
da guerra contra o Paraguay, para onde embarcou como voluntario, la 
morrendo, no ano de 1866, em consequencia de ferimentos no campo de 
batalha. 
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Inacio Firmo Xavier, Vitoriano Palhares, Viriato Tavares de 
Melo Barreto, C. A. Machado, Joao de Freitas, F . P . R., 
Uma Pernambucana e Belmiro Salgado; mais uma alocuQao 
do padre-mestre pregador imperial Lino do Monte Carmelo 
Luna. Edicao semelhante ocorreu a 23 de junho, quando 
noticiado novo embarque de tropas. 

No fim do referido ano, comegou a publicagao de fo-
Ihetins normals, sendo primeiro o romance "Luta de gigan-
tes", de Camilo Castelo Branco. A partir de Janeiro de 1866, 
aboliu o recebimento de assinaturas vencidas; o interessado 
tinha que pagar adiantado: na cidade — 5S000; fora da cidade 
— 6S000. Cada primeira edigao do ano fazia acompanhar-
se de uma folhinha de porta. A 19 de Janeiro comegava a 
publicagao de longa serie de artigos nas "Publicagoes solici-
tadas", sob a epigrafe "As biblias falsificadas", com a assi-
natura de O Cristao Velho (pseudonimo do general Jose Ina
cio de Abreu e Lima) (7) e de L. Pugi, que revidavam a 
"jactancia" e a "intolerancia" do Monsenhor Pinto de Cam
pos, este escrevendo no Diario de Pernambuco. Depois, em 
agosto, aparecia, firmada por asteriscos, a serie "O bispo 
de Pernambuco e a sua ausencia", em que o autor defendia 
o ponto de vista de que os bispos eram funcionarios publi-
cos, porque recebiam vencimentos do governo, sob a denomi-
nagao de congrua. 

A 1 de abril de 1867 foi substituido o cliche do titulo 
do Jornal por outro em letras goticas, que permaneceu c 
tempo todo. Lia-se, abaixo: Redator e proprietario — Jos6 
de Vasconcelos. Mas este nome foi inexplicavelmente reti-
rado no fim do ano, para voltar em 1870. 

Inovagao verificada em Janeiro de 1868: abria a primei
ra pdgina o sumario da materia de cada edigao. Criou-se, 
em 1869, a segao "Historia", contendo "Datas celebres e fa-
tos notaveis da historia do Brasil, desde a sua descoberta at6 
1868", a cargo de Jose de Vasconcelos. So de raro em raro 
lia-se algum trabalho literario de T. de A. Araripe Ju
nior. O advogado Afonso de Albuquerque Melo ocupava as 
"Solicitadas" com artigos polemicos. A 18 de dezembro teve 
inicio a divulgagao do folhetim "Rocambole", do Visconde 
Ponson du Terrail, em rodape da primeira pagina, as vezes 
continuando na segunda. 

(7) Em 1867 publicava-se um volume de 372 paginas, sob o titulo "As 
biblias falsificadas ou duas respostas ao sr. Conego Pinto de Campos, pelo 
Cristao Velho". 



104 LUIZ DO NASCIMENTO 

O seguinte Aviso foi divulgado a 1 de julho de 1870: "De 
hoje em diante, a publicagao dos anuncios custara nesta 
folha, para os srs. assinantes, 60 reis cada linha pela pn-
meira insergao, metade pelas repetigoes ate 6 yezes e 20 reis 
as seguintes. Para as pessoas que nao sao assinantes custa
ra 80, 40 e 30 reis por linha nas mesmas condigoes. As pu-
blicagoes solicitadas, no tipo da folha, custarao 80 reis por 
linha para os assinantes e 100 reis para os nao assinantes. 
Mais metade sendo em tipo maior". Ja antes, assentara-se 
em 6$500 o preco da assinatura para fora da cidade. 

Voltaram a ser bastante raros os artigos de fundo, mas, 
no mes de agosto desse ano, ocorreu uma serie deles, sob o 
titulo "Orgamento provincial", criticando a Assembleia Le-
gislativa. Depois, para amenizar a sisudez do matutino, fi-
zeram-se algumas insergoes da "Carta do sineiro da Se ao 
amigo dr. Ti-ri-16-le", em longos versos humoristicos de sete 
silabas, distribuidos em quintilhas. 

Pela primeira vez, estampou, a 2 de Janeiro de 1871, Ion-
go retrospecto dos acontecimentos, nacionais e internacio-
nais, do ano anterior, prosseguindo na edigao seguinte. Em 
1872, economizado o espago do "Sumario", criou-se a segao 
"Instrugao Popular", colocada logo abaixo das "Efemerides", 
e, comegando em margo, apareciam artigos politicos assina-
dos por A. de Siqueira. Colaboragao, tambem, de Silvio 
Vasconcelos da Silveira Ramos (depois passaria a assinar-se 
Silvio Romero), sob o titulo "A rotina literaria", e de To
bias Barreto. 

Teve preponderancia nas colunas do Jornal do Recife, 
em 1873, a Questao Religiosa, atraves de editorials, transcri-
56es e "Solicitadas" em defesa da Magonaria, a que votara 
guerra de morte o bispo D. Frei Vital, aliado aos padres 
jesuitas. Logo em Janeiro, apareciam longos artigos assinu-
dos com uma cruz, sob a epigrafe "Cartas sobre a Compa-
nhia de Jesus, dirigidas aos revms. padres jesuitas do Co-
legio de S. Francisco Xavier da cidade do Recife". Outra 
s6rie de comentarios — "A excomunhao" — era assinada por 
T, enquanto A. de Siqueira, em diversas edigoes, focalizava 
a "Separagao da Igreja do Estado". A 17 de fevereiro, dizia 
um editorial: " . . . decididamente, o sr. Frei Vital nao tern 
idade para o estado episcopal". E a 24: " . . . sem crit6rio. 
nem ponderagao", D. Vital "arvorou, ousadamente, a ban-
dc:ra ce uma guerra inesperada; provocou os sentimentos pa-
tnoticos do povo, mutilando a Constituigao do Imperio; des-
pertou OS impulsos de uma reagao de nenhum mode prepa-
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rada; agulou todas as indignagoes, com o fim de se tornar 
celebre". Travou-se polemica com o bissemanario A Uniao, 
orgao dos jesuitas, que defendia o prelado (8). 

O Jomal noticiou amplamente e comentou, reprovando-
OS, OS acontecimentos de 14 de maio, quando manifestantes 
exaltados invadiram o Colegio dos Jesuitas, empastelando-
Ihe a tipografia, em sinal de protesto contra a suspensao de 
ordens do Deao Joaquim Francisco de Faria; e os do dia 16. 
quando a policia dissolveu uma concentragao, no momento 
em que discursava o lider Jose Mariano, cujos componentes 
iam pedir ao Governador Barao de Lucena a expulsao dos 
jesuitas de Pernambuco. 

A 17 de maio, comegou a transcrever longa serie de ar
tigos do Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, sob o ti-
tulo "A Igreja e o Estado", de autoria de Ganganelli (pseu-
donimo do Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho), com-
batente de primeira linha contra o jesuitismo e contra o que 
chamava "os desregramentos" da Igreja Catolica. O Deao 
Joaquim Francisco de Faria divulgou, dias depois, longo ma
nifesto "Ao publico". Noticiando e comentando a interdi-
gao de mais uma irmandade, acusada de magonismo por D. 
Vital, acentuou o Jornal: "Nao ha que duvidar; o ilustre bar-
badinho quer acabar com tais sociedades secretas, pava 
maior gloria da religiao. A 5 de agosto iniciou Franklin Ta-
vora uma serie de artigos em favor da separagao da Igreja 
do Estado. 

A segao "Jurisprudencia" tinha novo colaborador: a 
Professor Oliveira Fonseca; e Buarque de Macedo, em julho, 
rebatia "ofensas" do Diario de Pernambuco, em artigos nas 
"Publicagoes a pedido". 

Desde 27 de junho, ainda 1873, transportara o matutinc 
OS anuncios para a primeira pagina, comegando a materia 
redacional ora na segunda, ora na terceira, isto ate 2 de se-
tembro, dai por diante alternando com a antiga forma cor-
reta ate dezembro do ano seguinte, para restabelece-la, defi-
nitivamente, a 1 de Janeiro de 1875. 

Iniciado 1874, lia-se, abrindo a primeira pagina, o Avi-

(8) Tambem A Provincia manteve campanha contra D. Vital e os 
iesuitas Escreveu o Jomal do Recife de 25 de fevereiro: "Dizem cartas 
do Rio de Janeiro que tern ali causado animadversao geral o procedi-
mento do nosso diocesano. Todas as folhas o censuram e nao aparece uma 
s6 voz em sua defesa". O Diario de Pemambnco, em menor escala, parti-
cipou igualmente, da Questao Religiosa, que foi, na realidade, a maior 
campanha ja levada a efeito pela imprensa pernambucana. 
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so: "Os assinantes desta folha que pagarem as suas assina-
turas ate o dia 31 do corrente terao o direito de escolher as 
seguintes obras, que Ihes serao distribuidas gratis: 1° — 
"Datas c61ebres e fatos notaveis da Historia do Brasil, desde 
a sua descoberta ate 1870", por Jose de Vasconcelos; 2.° — 
"Parasitas", colegao de poesias; "Almanak do Jornal do Re
cife" (9) e "Cartas aos Revdmos. Padres da Companhia de 
Jesus" (10). 

A 20 de junho iniciava, em longa serie, a "Historia ou 
Anais dos Feitos da Companhia das Indias Ocidentais, 
desde o seu comego ate ao fim do ano de 1863", por Joannes 
de Laet, diretor da referida empresa, em tradugao do ho-
landes, sem a assinatura do tradutor, que foi Jose Hi-
gino. Dez dias apos, divulgava o primeiro telegrama do Ex
terior, por intermedio da Agencia Americana, com a qual o 
Jornal assinara contrato, inclusive para o servigo nacional. 
E, a 21 de julho mudavam-se escritorio, redagao e tipografia 
para o mimero 47 da mesma rua do Imperador. 

Prosseguia, enquanto isto, a Questao Religiosa (11). Du
rante o primeiro semestre do ano divulgava-se a segunda s6-
rie de artigos "A Igreja e o Estado", iniciada em dezembro 
transato, e ja a 18 de julho vinha a terceira, assinada pelo 
mesmo famoso Ganganelli, que os publicava em primeira 
mao na imprensa do Rio. Sob o pseudonimo de Phebo, viu-ee 
pubhcada, a partir de 10 de setembro, outra importante se-
quencia de artigos, sob o titulo "Os padres romanos e o 
Evangelho Romano". Uma semana depois, voltava Fran
klin Tavora, apos um ano de silencio, a defender a Mago-
naria, "protestando contra as injustas asseveragoes do or-
dinario de Olinda". Em junho de 1875 aparecia a quarta 
serie de "A Igreja e o Estado". A 13 de agosto, um artigo 

C9) Ocupando uma pSgina do Jomal, a composigao do Almanak era 
imediatamente aproveitada numa plaquete de 24x15, acrescentando-se-lhe 
a transcricao das ultimas leis do pais e da provincia, perfazendo um vo
lume de 20 a 30 paginas. Existem comprovantes, na Biblioteca do Ins
titute Arqueologico, correspondentes aos anos de 1871, 72, 74, 75 e 80. 

(10) Essas "Cartas", apresentando como assinatura, apenas, uma cruz 
( t ) , foram enfeixadas em livro, pela Empresa do Jornal do Recife, com 
prefacio de Fabio Rustico (pseudonimo de Aprigio Guimaraes) . 

(11) A partir de 13 de maio de 1874, lia-se nas "Publicacoes solicita-
das": "Acha-se a venda a Cademeta do Direito, em que foi publicado todo 
o processo do Bispo de Olinda, sem omissao de documento ou pega algu-
ma a 61e referente, inclusive a consulta do Conselho de Estado". Continha 
200 paginas e custava 2$000. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 1 0 7 

de Pinheiro Chagas, intitulado "Cartas de Ganganelli". 
enaltecia a personalidade do escritor pernambucano radi-
cado no Rio, a proposito da publicagao dos dois primei-
ros volumes com seus artigos sobre a questao religiosa. Al-
guns meses depois, fazia-se ampla cobertura do noticiario 
da promincia e prisao de D. Frei Vital. 

No dia 1 de julho de 1875 aumentou o formato do Jor-
nal do Recife, passando ao infolio maximo (72 x 53), paginas 
de sete boas colunas de composigao. Vinha-se publicando, 
entao, em folhetim-rodape, o romance "D. Branca de La-
nuza", de E. Feijo de Mendonza, traduzido por Almeida 
Cunha e depois divulgado em livro, constando de cinco vo
lumes. Inacio de Barros Barreto, com as iniciais I . de B . , 
escrevia sobre Agricultura. A 9 de setembro iniciava-se, na 
segao "Historia", a serie "Diario de Matheus van den Brook 
(contendo o que ele viu e realmente aconteceu no comego da 
revolta dos Portugueses no Brasil, bem como as rendigoes 
das nossas fortalezas)", tradugao de Jose Higino (tambem 
sem assinatura), que o enfeixou, apos, em volume, como o 
fizera, igualmente, com o trabalho anterior. Divulgavam-se 
tambem transcrigoes sobre a Questao Religiosa no Para, que 
tinha as mesmas caracteristicas da surgida em Pernambuco. 
A 1 de outubro aparecia o estudo de Francisco Augusto Pe-
reira da Costa: "Estabelecimento da tipografia em Pernam
buco". Depois, o "Folhetim da Reforma". 

Divulgador especializado de temas historicos, o Jomal 
veio a inserir, desde 21 de Janeiro de 1876, ocupando suces-
sivas edigoes, o trabalho "A Confederagao do Equador" ou 
"Noticia historica sobre a revolugao pernambucana de 1824", 
e ja publicava a "Enciclopediana", compreendendo ligeiras 
notas sobre acontecimentos de antanho, inclusive do folclo-
re universal, sem assinatura, mas coligidas pelo mencionado 
Pereira da Costa, tambem autor do estudo "Cultura do caf6 
em Pernambuco", divulgado a 21 de margo. No mes ante
rior, ou seja, a 4 de fevereiro, iniciava-se nova serie de aven-
turas de 'Rocambole", cuja primeira parte terminara a 23 
de outubro de 1874. Sucediam-se as transcrigoes, inclusive 
na segao "Variedades". Ainda nos meses de fevereiro e mar-
go, divulgou Manuel Pereira de Morals Pinheiro, nas "Publi-
cagoes Solicitadas", varies artigos sobre "Elementos de Geo-
grafia", em polemica com A Provincia. 

No segundo semestre de 1876, a par de artigos politicos 
de Edmundo Stone; outros, sobre Economia, de Henrique A. 
Milet, e sobre Agricultura, de Felix Fernandes Portela, rea-
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tivou-se a Questao Religiosa, tendo Saldanha Marinho es-
crito, especialmente, para o Jornal, a serie de artigos "A Igre-
ja 6 0 Estado", refutando a enciclica de 29 de abril, do Papa 
Pio IX, ao passo que Francisco Augusto de Almeida, usando o 
pseudonimo Guatimozim, publicava a serie "Roma e a Ma-
Qonaria", depois transformada em livj-o. 

Na edigao de 26 de outubro, ocupou-se urn editorial da 
Questao Religiosa em face das eleigoes de 1 de novembro. 
para deputados gerais, emitindo conceitos assim: "Estamos 
com a ciencia contra o Syllabus, com Saldanha Marinho 
contra Frei Vital e seus co-reus, com a Constituigao do Es
tado contra aqueles que querem sofisma-la e destrui-la". 
Aludiu as "anacronicas pretensoes dos emissaries da Curia 
Romana", dizendo que o nosso comprovinciano Joaquim 
Saldanha Marinho defendeu, "sozinho, a larga brecha aber-
ta nas nossas livres instituigoes pela invasao clerical". De-
fendendo-lhe a candidatura a deputado geral, acentuou o 
articulista que o interesse nacional exigia sua presenga no 
Parlamento brasileiro, para fazer frente "aos caudilhos do 
Vaticano". 

Outro colaborador da Questao Religiosa, Manuel Duar-
te de Faria, em artigo procedente da Escada, dois dias de
pois, ocupou-se da "suspensao do Monsenhor Pinto de Cam
pos", "vitima dos golpes da cimitarra do sr. D. Vital", fri-
sando que "o bispo de Pernambuco, qual outro Saturno, ja 
devora os seus filhos" e que "uma dissolugao completa amea-
ga OS lagos civis e religiosos que prendem a alma brasileira", 
para concluir, apos longos conceitos: "Quanta protervia, 
quantos absurdos em uma religiao que se diz ser emanada do 
Deus alto e misericordioso!". 

Sucederam-se editorials sobre o magno assunto. Por ou
tro lado, assinada por Timon, come^ou, em novembro, uma 
serie sob a epigrafe "Os chefes liberals", aconselhando (arti
go de 2 de dezembro) a que eles se reabilitassem, "perante o 
povo, de seus erros e de suas faltas passadas". Tambem em 
novembro, elevou-se, de 6$500 para 6$800, a assinatura tri-
mestral para fora da cidade. 

Em data de 5 de Janeiro de 1877, divulgava o Jornal do 
Recife: "Ao publico — Os tipografos desta provincia decla-
ram que nao foram consultados nem prestam apoio k mani-
festagao que, em nome da classe artistica. se acha anvmciada 
para domingo, a favor do sr. D. Frei Vital. Tendo S. Ex». 
se manifestado protetor decidido dos jesuitas, dessas aves ne-
gras que em todos os paises tem deixado os rastros da des-
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truigao, da corrugao e da ignorancia, nao serao certamente 
05 tipografos os que Ihe prestarao o menor apoio". 

So a 9 de Janeiro desse ano findou a 4a. serie de arti-
gos de Saldanha Marinho, logo depois comecando a quinta 
6 ultima d'"A Igreja e o Estado", com a assinatura Ganga-
nelli (12), por transcrigao da imprensa carioca. 

Novamente a frente do Bispado, apos haver sofrido qua-
se 21 meses de prisao (reduzida de quatro anos, mediante 
anistia), seguida de demorada viagem pela Europa, conti-
nuou D. Vital sendo alvo de censuras do Jomal, que, a come-
gar do mes de abril, elevou ao apice a Questao Religiosa, em 
linguagem virulenta. E, a 20 de setembro, a proposito da po-
sigao das religioes no mundo, depois da Reforma, que "amea-
Qou aniquilar o papado", frisou, em prolixo editorial: "fi pre-
ciso cerrar os olhos para nao ver o estado lastimoso do espi-
rito religioso no Brasil, e que e o mesmo em todos os povos 
da crenca catolica romana". Em artigos de novembro, fez 
campanha contra o ensino religioso nas escolas. 

Como vinha fazendo cada fim de trimestre, continuando 
a faze-lo pelo tempo afora, publicou o Jornal do Recife, a 25 
de dezembro e dias seguintes, o Aviso: "A 31 deste mes sera 
suspensa a entrega e remessa desta folha aos srs. assinantes 
que estao a dever suas assinaturas e nao se puserem quites 
ate essa data". 

Segundo editorial de 2 de Janeiro de 1878, havia decor-
rido niais um ano "em pura perda para o Imperio do Bra
sil", pois continuavam as mesmas causas da depravacao so
cial e a "diferenga da riqueza, dos capitals e das indiistrias", 
nao podendo o novo ano "trazer para o Brasil esperanga al-
guma de melhora". Concluiu: "Sera forgoso que se complete 
a dissolugao social, para comegar a reorganizagao. Mas, ain-
da esta longe o fim dos tempos. . . " 

Entrementes, prosseguia a folha em sua rotina, divul-
gando "Efemerides", "Instrugao Popular", atos oficiais dos 
ministerios, do governo provincial e do Comando das Ar
mas; noticiario dos Estados e do Exterior, inclusive corres-
pondencia especial de Portugal, "Gazetilha", ligeiro servico 
telegrafico, discursos parlamentares, "Variedades", "Comer-
cio", e raras poesias, na segao "Literatura", tendo por sub-

(12) Tamanha era a importancia dos artigos de Gang^anelli que a 
primeira serie d"'A Igreja e o Estado" foi transcrita, concomitantemente, 
pela Provincia; e a quinta, ao mesmo tempo, pela Provincia e o Diario 
de Pernambuco. 
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titulo "Flores Nacionais" e "Flores estrangeiras", se se tra-
tava, respectivamente, de produgoes proprias ou tradugoes, 
assinadas as primeiras por A. Fontoura Xavier, J . F . de 
Azevedo e Silva, Fagundes Varela e outros. Bastante fre-
quentes eram as Publicagoes Solicitadas, em que apareciam 
artigos de polemica e notas de toda especie. A 22 de fevereiro 
do mencionado ano, iniciava-se a divulgagao, aos sabados, da 
cronica-folhetim "Contos e pontos", por Gentil de Teives 
Ocorreram, mais algum tempo, correspondencias especiais de 
Paris, assinadas por Argus, ao passo que continuava, embo-
ra esporadicamente, a colaboragao de Henrique Milet, o 
velho. 

Verificado o fechamento, em maio, do diario A Liberda-
de, do PartJdo Liberal, este contratou, a partir de 1 de junho 
de 1880, uma coluna do Jornal do Recife, destinada k "defe-
sa dos seus amigos e do governo", ocupando o espago que 
para isso se tornasse preciso. 

Na coluna alugada, correndo por conta da Partido t6da 
a responsabilidade do que nela escrevessem os seus redatores, 
continuou acesa a polemica, de carater politico, que o extin-
to jornal travara com O Tempo, diario conservador, e com A 
Democracia, da dissidencia liberal. 

A edigao de 26 de Janeiro de 1881 trouxe um Suplemen-
to de duas paginas, mas o reverso em branco, apresentando 
a "Revista Comercial do Jornal do Recife (Retrospecto do ano 
de 1880)". assinada pelo corretor Bernardino de Vasconce-
los. Ocorriam trabalhos de colaboragao, em versos, espora
dicamente. de Melo Morals Filho, D. Duarte Filho e Tibiir-
cio Varela, e, em prosa, de Tobias Barreto de Meneses, que 
assinava os artigos, a principio, com as iniciais e divulgou, 
sobretudo, em agosto, dois longos trabalhos de crilica de cos
tumes — "Tobias Barreto ao publico" — sobre o cerco a que 
esteve submetida a sua residencia, na cidade da Escada, 
em consequencia de uma querela a respeito de heranga. 

Nao houve nenhuma tregua na polemica entre liberals 
e conservadores, escrevendo a coluna do Partido Liberal, a 
21 de junho: "Queixa-se o orgao conservador de que somos 
violentos na nossa linguagem, e queixamo-nos nos do Tem
po pelo mesmo fato, que alias nao reconhecemos se de da nos
sa parte. So empregamos linguagem mais energica para cen
ter OS excessos do nosso adversario". Findava o comentarista 
sugerindo a cada jornalista, de ambos os lados, apor sua assi-
natura nos artigos que redigisse. E passaram a assinar seus 
comentarios, na coluna especializada do Jornal do Recife, 
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Ermirio Coutinho, Francisco Magarinos de Sousa Leao, Sigis-
mundo Gongalves, dr. Joao Augusto, Inocencio Serafico, Joa-
quim Guenes da Silva Melo e Ulisses Viana, os dois liltimos 
igualmente membros do corpo redacional. 

Dois dias apos, escrevia Serafico que a atitude dos dois 
jornais revelava "uma tendencia para a moderagao e comedi-
mento de linguagem", tendo sido reciproca a proposta para 
serem assinados os artigos politicos, a fim de que, ao lado da 
responsabiiidade coletiva da redagao, andasse a responsabili-
dade individual dos seus redatores; entretanto, conforme 
acentuou, o orgao conservador nao correspondera senao em 
parte ao compromisso, uma vez que colocara, nas suas "Noti-
cias diversas", um comentario politico sem assinatura. 

Nas edigoes de 30 de agosto e seguintes, tanto na sua 
parte editorial quanto na Coluna Liberal, o matutino deu 
ampla cobertura ao falecimento do ministro pernambucano 
Manuel Buarque de Macedo e sua repercussao. 

Voltou a Coluna a reclamar, a 21 de setembro, contra a 
falta de assinatura nos artigos d'O Tempo em ataques a Si-
gismundo Gongalves, e §ste travou, a seguir, azedissima po-
lemica pessoal com o jomalista conservador Democrito Ca-
valcanti, sobretudo em face das eleigoes de novembro, para 
deputados gerais. Terminada essa campanha, findou sua ati-
vidadP, no mes seguinte, a coluna do Partido Liberal. 

Iniciado 1882, substituiu a folha as letras do seu titulo, 
por outras mais vivas, sem alterar o modelo gotico. Apresen-
tou, enquantc isto, mais nitida impressao, devido a tipagem 
nova adquiri.da, e transferiu para o domingo as edigoes da 
segunda-f eira. Divulgavam-se, a epoca, dois folhetins, cada 
um ocupando quatro colunas do rodape da primeira pagina, 
num dos quais veio a divulgar-se, a partir de 1 de Janeiro, a 
"Cronica Pernambucana", tendo como sub-titulo "O Matu-
to", de Franklin Tavora. Contra O Tempo apareciam notas 
e artigos. nas "Publicagoes a pedido", principalmente sob o 
pseuddnimo de Marco Aurelio, que defendia o governo pro
vincial, em poder dos liberals, sendo presidente do ano An
tonio Epamfnondas de Barros Correia e o Conselheiro Jose 
Liberate Barroso. 

Tornara-se o Jornal do Recife mais variado, divulgando 
estudos de Medicina do dr. Sa Pereira; "Fatos da Historia 
de Pernambuco", por Luis do Rego Barreto; artigos de Paci-
fico do Amaral, que se estenderam ate maio de 1884; ainda 
a "Enciciopediana"; outras "Variedades", com predominio 
das transcricoes; poesias de J. G. Monteiro, Gentil Homem 
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de Almeida Braga, J . Dias da Rocha, Francisco Palha, B. 
Lopes, Macedo Papanga, Celso Magalhaes, Augusto de Lima, 
etc. Nas "Publicagoes a pedido" alimentava-se a velha ques-
tao da Companhia do Beberibe. _ 

A 2 de dezembro de 1882 alterou-se a tabela de assinatu-
ras (para fora da cidade), passando a figurar a parcela de 
seis meses por 13$600. Embora nao constasse do expediente 
0 prego da anualidade, um Aviso da Gerencia, divulgaao a 
1 de Janeiro de 1883, e dias seguintes, dizia: "As pessoas que 
pagarem adiantadamente a importancia da assinatura desta 
folha por espago ds um ano receberao de premio os dois se
guintes romances: 1.° — "Oliva Varcoe"; 2.° — "A filha de 
Jesabel". As que pagarem apenas seis meses receberao s6-
mente o segundo". 

De abril a junho desse ano esteve em evidencia a cam-
panha da aboligao da escravatura, atraves das "Publicacoes 
a pedido", com artigos de Afonso de Albuquerque Melo, que 
atacava os pontos de vista do Clube da Lavoura (defendeu-
os, antes, nas colunas do Diario de Pernambuco), travando 
polemica com o Barao de Itapissuma. Por outro lado, J . J . 
Seabra batia-se contra J. J. de Oliveira Fonseca, sobre ques-
toes juridicas. Era Jose Joaquim contra Jose Joaquim. 

Agendas do Jornal foram criadas, a 14 de outubro, nos 
quatro bairros da cidade e no suburbio do Monteiro, para a 
venda avulsa, a 100 reis o exemplar. 

Retornou, a 2 de fevereiro de 1884, a coluna do Partido 
Liberal, "um corpo autonomico afirmando-se por opinioes 
proprias', cuja apresentagao assim concluia: "Nas relacoes 
com OS nossos adversaries da imprensa, procuraremos sempre 
a cortesia, o que nao excluira a decisao energica na susten-
tagao dos nossos principios e na defesa dos nossos amigos 
injustamente agredidos. Sera esta a nossa atitude na im
prensa". A coluna, defendendo o governo provincial de Jose 
Manuel de Freitas, travou constante polemica com O Tem
po, que Ihe fazia oposigao, mas demorou pouco, sendo sus-
pensa a 17 de maio 

Ao principiar o referido ano, escrevia Luis Ferreira Ma-
ciel Pinheiro sobre "Questoes socials". Com edigoes domi-
nicais de seis paginas, divulgavam elas alguma litera-
tura, sobretudo poesias de J. Ramos Coelho, Jose de Vascon-
celos, F . Otaviano, Liicio de Mendonga, Raimundo Correia, 
Luis Guimaraes Junior, Carlos Coelho, Damascene Vieira, 
continuando, em 1885, com Carlos Ferreira, G. Martins, 
Ciridiao Durval, Bittencourt Sampaio e, no ano seguinte. 
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Martins Junior, Antonio Pitanga, Afonso Olindense e 
outros, enquanto Faelante da Camara e Gervasio Lobato 
assinavam raros trabalhos em prosa, publicando Oliveira 
Lima as "Notas de viagem" e Franga Junior artigos diver-
sos, transcritos d'O Paiz, do Rio de Janeiro. 

No segundo semestre de 1884 a segunda pagina do 
Jornal era quase toda constituida de "Publicagoes solicita-
das". Ai se travavam polemicas politicas ou domesticas; 
revelavam-se casos financeiros ou juridicos. Nelas foi leva-
do ao pelcurinho da critica e da satira, em versos, o juiz de 
Direito de Taquaretinga e, nas edigoes de 16 a 20 de setem-
bro, defendia-se o comerciante Ramiro Costa de acusacoes 
contra a sua honestidade^ feitas atraves do escandaloso O 
Rebate. 

Os meses de outubro e novembro assinalaram a cam-
panha politica que precedeu as eleigoes de 1 de dezembro 
para deputados a Camara Temporaria, quando foram Joa-
quim Nabuco e Jose Mariano indicados, respectivamente, 
representantes do 1.° e do 2.° distritos, pelo Partido Libe
ral. A propaganda tinha como base a aboligao da escrava-
tura, tema desenvolvido' por Joaquim Nabuco no Teatro 
Santa Isabel e nos comicios publicos. Bateram-se em defesa 
dos dois candidates, em longos artigos, que constituiam, ao 
mesmo tempo, doulrinagao abolicionista, Martins Junior, 
Fernando de Castro, utilizando o pseudonimo Gladstone; 
Faelante da Camara, tambem aparecido feito Lincoln, e ou
tros, que se ocultavam sob disfarces de W., Fabricius, Sale-
ma, etc., rebatendo, concomitantemente, o Diario de Per-
nambuco, pciemica que prosseguiu, depois do pleito, iguai-
mente, com o orgao conservador O Tempo, tendo como te
ma OS sangrenlos acontecimentos da mesa eleitoral do bair-
ro de Sac Jose, ao passo que outros combatentes surgiam, 
a salientar Justus e Kosciusko. 

Assim entrou o ano de 1885, ate a realizagao, a 9 de 
Janeiro, do segundo escrutinio do pleito do primeiro dis-
trito, uma vez que nao houvera maioria absoluta entre os 
cand'idatos rivals, conseguida, afinal, por Nabuco. 

Outra promogao de artigos, ainda nas "Solicitadas", 
teve inicio na segunda quinzena de maio, na qual, ao lado 
de Gladstone, se inscreveram Francisco Torres, B. R., Pe
dro Ivo, Um Liberal e outros pseudonimos, todos conclaman-
do o eleitorado do quinto distrito (Bom Jardim e Nazare da 
Mata) a votar no lider abolicionista, que tinha sido depui-a-
do, pela Camara Geral, em favor de Manuel do Nascimento 
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Machado Portela. Incluiu-se um Manifesto de Joaquim Na-
buco, publicado em varias edigoes, a partir do dia 25 do mes 
em referencia. 

Uma vez eleito, sucederam-se as saudagSes ao famoso 
tribuno, inclusive atraves de poesias assinadas per Ulisses 
Ponce de Leon, J. M. Cardoso de Oliveira, Franklin de Vas-
concelos Lima, Olimpio Bonald, Claudino dos Santos, Ran-
gel Sobrinho, Henrique Borges e outros vates. De toda a cam-
panha dava cobertura a secao noticiosa "Gazetilha", princi-
palmente a volta de Nabuco ao Recife e suas incursoes ao 
interior do Estado, para agradecer ao eleitorado. 

A anterior eleigao do quinto distrito deu ensejo a, pela 
primeira vez, aparecer na imprensa diaria, como escritor 
politico, o estudante Manuel Caitano de Albuquerque Melo, 
o que fez numa serie de concisos artigos, nas "Publicagoes 
Solicitadas", do Jornal do Recife, a partir de 4 de junho de 
1885, em defesa do seu irmao Jose Maria de Albuquerque 
Melo, atacado por um anonimo, nos "A pedidos" do Diario 
de Pernambuco. Secundado por outro articulista com assi-
natura de asteriscos — ***, ambos focalizaram os servigos 
prestados por aquele politico ao Partido Liberal. Manuel 
Caitano repelia "o covarde caluniador, o fidalgote de cue-
cas", identificando-o, depois, como Lourengo de Sa. A pug-
na concluiu com artigos do proprio Jose Maria, nas edigoes 
de 12 e 15, em que declarou subscrever tudo o que dissera 
o irmao, em sua ausencia, enquanto desferia novos ataques 
ao contender. 

No segundo semestre, a par de outros assuntos, apo-
llticos, focalizavam-se, nas "Solicitadas", o Imposto do Giro 
e a Questao das Carnes Verdes, continuando as segoes de 
Literatura, quase sempre com transcrigoes, incluindo as 
"Flores estrangeiras" e as "Flores nacionais", de versos re-
cortados ou originals, e as "Variedades", sempre a "Enci-
clopediana", seguindo o mesmo caminho em 1886, ainda se 
oferecendo o premio de um livro a quem pagasse assinatura 
a boca do cofre. 

Iniciado o ano de 1887, a parcela de assinaturas corres-
pondente a seis meses foi retirada, voltando a figurar a de 
tres meses (6$800) para fora da cidade, ao passo que per-
manecia o prego de 6$000 para a cidade. 

Em editorial de 1° de Janeiro, declarou o articulista que 
o ano se iniciava sob maus hospicios (13) e o que findara 

(13) Provavel erro de revisao. Nao seria ausplcios? 
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constituiu novo "marco no caminho da decadencia" da 
provincia de Pernambuco, com a ocorrencia, no seu decor-
rer, de conflitos sangrentos, grandes roubos, assassinates e 
espancamentos barbaros, arbitrariedades policiais, insubor-
dinagoes da tropa, baixa nos pregos do agiicar, falta do meio 
circulante e falencias. Apos outras consideragoes, acentuou 
que tudo isso se devia "a esse jogo infrene de interesses pes-
soais, em sua maioria inconfessaveis, a que chamam poli-
tica liberal ou conservadora, que tudo sacrifica, dignidade, 
honra e, ate, a propria patria, contanto que consiga veneer 
o adversario a fim de governar. So a ela, somente a essa cor-
rutora influencia de ambos os partidos, que ateia o odio e 
arma o brago do irmao contra o irmao, e que devemos o nosso 
estado decadente e as desgragas que presenciamos". 

Radical alteragao administrativa veio a sofrer o Jomal 
do Recife a partir de 1.° de abril do mencionado ano, quando 
abriu a primeira coluna da primeira pagina o seguinte aviso, 
em tipo negro, corpo 32: "Esta empresa nao deve a pessoa 
alguma", vindo inserta, noutro local, a seguinte "Despedida": 

"Tendo cedido esta empresa aos srs. Sigismundo Gon-
galves e Ulisses Viana, representantes de uma Sociedade 
Anonima, fago hoje entrega da mesma, que ate ontem cor-
reu sob minha administragao. Nada deve a pessoa algu
ma. Os novos proprietaries, em virtude da clausula quinta 
da escritura de venda, se obrigaram a dar a folha a todos 
OS assinantes que ja tiverem pago as suas assinaturas ate o 
fim delas, bem como se obrigaram na mesma conformidade 
a fazer a publicagao dos amincios contratados. Deixando 
o meu posto na imprensa diaria da provincia, agradego do 
intimo dalma o apoio publico que me foi dispensado no Ion-
go espago de trinta anos — Jose de Vasconcelos" (14). 

Na edigao seguinte passaram os novos diretores a fi-
gurar no cabegalho, tendo aberto a primeira pagina uma 
carta circular, por eles assinada, anunciando o negi'jcio efe-
tuado e solicitando assinaturas. Dizia, a certa altura: "A 
Associagao se propoe a dar ao Jornal do Recife o niaior de-
senvolvimento, quer discutindo as questoes sociais, politi-
cas e economicas, independentemente de espirito purtidario, 

(14) Em sua edigao de 7 de julho de 1878, escreveu o orgao satirico 
O Dlabo a Quatro, na segao "Historia da Semana": "O snr. Jose Vascon
celos, proprietario do Jonial do Recife, folha anti-jesuitica, foi agraciado, 
pelo governo portugues, com a comenda de N. S. da Conceigao de Vila 
Vigosa. Havera nisto epigrama? Em lodo o caso, nao e o primeiro judeu 
comendador de Cristo". 
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quer organizando, por meio de telegramas e correspondgn-
cias do exterior e interior do pais, um servigo de noticias o 
mais complete que Ihe seja possivel. O Jornal do Recife 
tera a maior imparcialidade nos juizos que tiver de emitir. 
Como orgao de publicidade, discutira os assuntos sob o pon-
to de vista elevado do interesse publico, geral ou provin
cial". 

No artigo "O nosso programa", lia-se, inicialmente: "En-
trando hoje este jornal em uma nova fase, precisamos di-
zer o que queremos no jornalismo desta provincia, e o que 
ele vai representar". 

Depois das primeiras consideragoes, frisou o editoria-
lista: "Inspirado pelo interesse publico, que procurara ser-
vir, discutira as questoes e emitira juizos sobre homens, cor-
poragoes e acontecimentos com a maior imparcialidade e des-
prevengao partidaria. No modo, porem, de encarar as ques
toes e as suas solugoes praticas, nos inspiraremos na escola 
liberal em politica ou em economia, uma vez que as solu-
goes de todos os problemas socials ou economicos nao podem 
deixar de ser dominadas por principios cardials, verdadeiros 
centros em torno dos quais se movem problemas, homens e 
acontecimentos". 

"Os atos do poder publico, qualquer que seja a sua ma-
nifestagao, contraries a lei e ao interesse geral, nao encon-
trarao em nos apoio; as exigencias desordenadas do povo nao 
terao por sua vez em n6s cortezanices. Propugnaremos pela 
liberdade e pela lei, que e o direito em sua forma concreti-
zada. Na censura como no elogio, mostraremos uma lingua-
gem moderada. A nota justa vale mais que a nota forte; 
as harmonias de um instrumento de corda impressionam 
mais profundamente do que os sons estridentes de uma trom-
pa de caga. 

"A situagao economica do nosso pais e principalmente 
desta provincia sera assunto de estudos refletidos. Pais agri-
cola e mal ainda ensaiando as industrias fabris, atravessa 
uma fase inevitavel de transformagao de trabalho, para a 
qual a iniciativa individual e tao necessaria como a agao 
ben6fica do governo. Temos empenho em dar impulso a 
esta transformagao, calma e legal em honra do nosso pais, 
em preparar o leito a corrente, a fim de que nao transbor-
de e danifique, em vez de fertilizar as margens extensas". 

"O Comercio definha e sente-se atrofiado. Sob o re
gime do papel moeda com curso forgado, as alteragoes do 
cambio importam em alteragao de todos os valores Sera 
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instituigoes bancarias na medida das necessidades, o nu-
merario e muitas vezes deficiente e essa deficiencia per-
turba as relagoes comerciais. Retraido o credito, descon-
fiados OS capitais, atravessamos ha longos anos uma crise 
permanente, muito mais prejudicial do que as crises agu-
das, que devastam, mas, passam rapidamente, e apos as 
quais, levantado o balango dos prejuizos, trata-se com ani-
mo esperangoso do futuro e do proximo engrandecimento. 
Ao peso de impostos irrefletidos e de alcavalas, os lucros 
comerciais, minguados e incertos, sao afinal absorvidos pelo 
fisco no fecho da liquidagao. Essa situagao agricola e co-
mercial, que e a imagem dos nossos orgamentos geral e pro
vincial, nos a discutiremos com o maior desenvolvimento 
possivel". 

Depois de aludir a outros pontos, concluiu: "Alem das 
discussoes sobre assuntos de alto interesse publico, procu-
raremos ilustrar o Jornal com escritos literarios, preferin-
do OS nacionais. :£ este o nosso programa, cujo comentario 
vivo sera a continuagao da nossa existencia jornallstica". 

Passou a constar do cabegalho: Fundado por Jose de Vas-
concelos — Propriedade de uma Associagao. 

Pela terceira vez, contratou o Partido Liberal, a partir 
de 1 de junho de 1887, uma coluna destinada a defen
der seus pontos de vista, escrevendo, a proposito, o respec-
tivo redator: "Adversarios da situagao dominante, a com-
bateremos com a energia precisa e do modo que nos acon-
selharem as circunstancias e o merecerem os erros e ex-
cessos dos dominadores". "Fora do poder, o Partido Liberal 
nao tem agora meios de influir nos negocios do Estado senao 
pela critica dos atos governamentais, pela reprovagao e cen-
sura dos erros praticados, pela elucidagao das questoes ocor-
rentes e pelo reclame de providencias de ordem legislativa 
ou administrativa que promovam a prosperidade da nossa 
patria". 

Abaixo do artigo inicial, vinha uma circular, pedindo 
aos correligionarios sua ajuda para as despesas do partido. 

Afora a materia de rotina, criou-se a segao "Revista dos 
jornais"; Jose Joaquim de Oliveira Fonseca assinava a segao 
diaria "Jurisprudencia"; Tobias Barreto divulgou a serie 
"Ligeiros tragos de literatura comparada"; Oliveira Lima 
fornecia artigos sobre "Etnogenia brasileira" e, depois, pas-
sou a enviar amplas correspondencias de Portugal, ora assi-
nadas com o proprio nome, ora com as respectivas iniciais, e 
novos colaboradores compareciam as "Artes e Letras", tais 
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como Goncalves Crespo, Eduardo de Carvalho, Gomes de A-
morim, Alberto Pimentel e Ruy Bias. 

Tornaram-se constantes os editorials, inclusive a respei-
to da crise agucareira e da abolicao da escravatura, tergando 
armas, no segundo caso, com A Provincia e, no primeiro, com 
esse orgao e com o Diario de Pernambuco. Mais uma segao 
introduzida foi a de "Noticias politicas" e eram mais assi-
duos OS "Ditos e facecias". No ano de 1888, precisamente 
a 25 de margo, iniciava-se a segao de comentarios "Aos do-
mingos", ocupando quatro colunas em rodape da segunda 
pagina, com a assinatura de Ely ou Artur Orlando. Nao 
passou do mes de outubro. 

O Jornal deu boa cobertura a aboligao da escravatura, 
com noticiario do Rio de Janeiro e local, dizendo, a 17 de 
maio, ter sido a lei da aboligao "um dos feitos mais brilhan-
tes que a historia da humanidade regista". Como sucedera 
aos outros diarios, o matutino deixara de circular nos dias 
15 e 16, para que seus tipografos participassem das come-
moragoes alusivas. 

Em maio e junho, Sigismundo Gongalves e Ulisses Viana, 
em artigos assinados, travaram polemica com A Provincia, 
em torno da atuagao de Joaquim Nabuco diante do Minis-
terio Joao Alfredo. Terminara, entao, a atividade da Colu-
na do Partido Liberal. As "Publicagoes Solicitadas" conti-
nuavam regorgitantes de materia no estilo polemico. 

Nos meses de setembro a dezembro, aparecia Tobias 
Barreto escrevendo sobre o tema "O selfgovernment", apoia-
do no jurisconsulto alemao Rodolfo Gneist, batendo-se com 
Jose Higino e outros, que o refutavam atraves d'A Provincia 
(15). A epoca, Martins Junior e Henrique Milet polemi-
zavam, nas mesmas colunas do Jornal do Recife, acusando-
se, reciprocamente, de plagiarios, tendo o primeiro, sob o 
titulo "O dr. Milet plagiario sem luvas e . . . sem mais na-

(15) Os artigos da polemica sobre o "selfgovernment", tanto os de 
Tobias Barreto quanto os de Jose Higino, foram, no ano seguinte, en-
feixados em livro, sob o titulo "Faculdade de Direito", edigao da Tipo-
grafia Economica, e constam das "Obras Completas" de Tobias, Vol II 
— "Polemicas", edigao do Estado de Sergipe, 1926, em cujo prefacio — 
aludindo a veemencia da polemica, da qual participou, ao lado de Jos6 
Higmo, o dr. Antonio Siqueira Carneiro da Cunha (Beslier) — escreveu 
Silvio Romero: 

"O professor sergipano era jn presa completa da terrfvel complicagao 
cardiaca e renal que o veio matar seis meses depois, aos 26 de junho de 
1889. Alem do valor mtrinseco do debate, tern esses artigos o interesse de 
ser OS ultimos produzidos pelo critico alemanista. Ja nao foram mais por 
ele escritos do proprio punho e sim ditados a seu filho Joao Barreto de 
Meneses, herdeiro de seu nome e de seu talento". 
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da", efetuando a transcrigao, em varias edigoes, at6 16 de 
outubro, dos plagios que atribuira ao seu antagonista na 
"Dissertagao impressa" das provas do concurso a que se 
submetera na Faculdade de Direito. 

Continuou a folha sua ascensao em 1889, admitindo no-
vos colaboradores, tais como: Joaquim do Prado Sampaio 
Leite, sergipano, depois membro do corpo redacional; Luis 
Murat, Ramalho Ortigao, Venceslau de Queiroz, Raul Pom-
peia, Augusto de Sa, Medeiros e Albuquerque, Spencer Neto, 
Emidio Montenegro, este escrevendo sobre Medicina, e ou-
tros mais, surgindo segoes de comentarios, a saber: "Dia a 
Dia", "Favos e Travos" e "Quotidianas", nenhuma, porem, 
de insergao diaria. 

A 1.0 de novembro, a diregao ficou a cargo, unicamente, 
de Ulisses Viana, uma vez que Sigismundo Goncalves assu-
mira as fungoes de Juiz Comercial, para logo mais, no dia 
15, ocupar a Presidencia da Provincia (16), por nomeacao 
do Governo Imperial, posicao que, todavia, transmitiu, no 
dia seguinte, ao General Cerqueira de Aguiar, comandante 
das Armas, em virtude dos acontecimentos do Rio de Janei
ro, que resultaram na proclamacao da Republica. A empre-
sa divulgou um Boletim, em formato grande, repleto de no-
ticiario a respeito da nova situagao. No dia 21, o articulista 

riselhava a coletividade a aceitar a Republica como fate 
umado, a aderir a ela e servir a Patria. 
Em nota "Ao publico", na edigao de 1 de Janeiro de 1890, 

lia-se que, sob a atual forma republicana, ^ qual aderia 
"franca e lealmente", o Jornal do Recife procuraria concor-
rer para a estabilidade do regime e a consolidagao da liber-
dade, atrav6s de "reformas politicas, socials e economicas". 
Findou acentuando que a empresa procurava alargar o ser-
vigo de informagoes, renovando o material, ainda insuficiente 
"para corresponder ao favor publico". 

No dia 8, divulgava-se, procedente de Santa Cruz de Te-
nerife, o manifesto intitulado "O Visconde de Ouro Preto 
aos seus concidadaos", no qual o ultimo primeiro ministro 
da Monarquia expos tudo o que presenciou e a parte que teve 

(16) Enganou-se o mestre Mario Melo, na cronica "Como se pro-
clamou a Republica no Recife", inserta no seu livro "Aspectos da Hist6-
ria", editado em 1935, ao escrever que Sigismundo Gongalves assumira 
o governo da provincia no dia 14 de novembro. Nao. Isto aconteceu as 13 
horas do dia 15, durando sua gestae 32 horas, findas as 21 horas do dia 16, 
o que esta confirmado numa carta do proprio Sigismundo ao Diario de 
Pemambuco, datada de 18. 
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nos acontecimentos de 15 de novembro, ocupando quase 
duas paginas. 

Iniciando a publicagao dos atos do governo do Estado, 
como orgao oficial, escreveu o Jornal, na sua edigao de 30 
de margo: "Podendo o contrato que havia sido feito com a 
empresa do Diario de Pernambuco ser rescindido por cada 
uma das partes, mediante aviso previo de seis meses, o Con-
selheiro Alves de Araiijo, entao presidente de Pernambuco, 
denunciou, a 19 de setembro de 1889, esse contrato e cele-
brou, em 7 de novembro, um contrato com esta empresa, 
para publicagao dos atos do governo, devendo comegar a 
20 de margo. Como e sabido, o sr. Marechal Simeao de Oli-
veira, ilustre governador deste Estado, respeitando os di-
reitos adquiridos, manteve o contrato celebrado entre esta 
empresa e o Conselheiro Manuel Alves de Araujo. O fato de 
publicarmos o expediente oficial nao altera a nossa situa-
gao perante o governo, nem tolhe a nossa liberdade. Sere-
mos hoje e amanha o que fomos ontem: jornalistas inde-
pendentes, mas justos". 

Pouco depots, a 2 de abril, estranhava o editorialista 
a sujeigao a que acabava de ser submetida a imprensa ao 
decreto de 23 de dezembro do ano transato, que criou co-
missoes militares para o julgamento do crime de sedigao 
contra o novo regime politico. Considerava-o "deslocado, 
nao podendo produzir os efeitos que o governo tem em vis
ta", pois o "periodo de terror dissipou-se"; "a imprensa, mes-
mo desordenada, nao pode abalar a Republica"; "os quar
tets estao pacificos, a populagao esta quieta". E concluiu: 
"O decreto contra a imprensa nao foi um ato de forga; foi, 
infelizmente, um ato inspirado pelo receio, que nada pro-
duziu ainda de grande no mundo". 

Foram novos colaboradores: Alberto de Oliveira, Pi-
nheiro Chagas, Teofilo Braga, Pedro Lemos, que escreveu, 
durante algum tempo, sobre "Pedagogia"; Othelo, com a 
segao "Teatros e Saloes", que, em geral, saia sem assina-
tura, e Maria Amalia Vaz de Carvalho, autora de diferentes 
artigos literarios. 

Noticiou 0 Jornal, a 9 de julho, haver-se realizado uma 
reuniao politica, dois dias antes, na sua redacao, com a 
presenga de antigos liberals, conservadores e republicanos, 
visando a formagao dum grande partido. Dela foram ex-
cluidos, entretanto, o lider Jose Mariano, cujos amigos, na 
calgada do predio, decidiram vaiar os que desciam, havendo 
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tumulto e agressoes. Da repercussao dos fatos, resultou o 
recrudescimento da pendenga politica com A Provincia. 

No mes seguinte, dia 5, comentando a posse do Barao 
de Lucena no governo, eleito pela Constituinte estadual, 
escreveu o editorialista que o matutino a recebia "sob a mais 
desagradavel impressao", porque, "intransigente e apaixo-
nado, nao oferecia as condigoes de imparcialidade e de isen-
gao d'animo necessarias para a fundagao de um novo regi
me". Quatro dias apos, publicava-se uma carta da empresa 
ao governador, dizendo que, nao podendo continuar a ser 6r-
gao oficial, oferecia a rescisao do contrato. Em desacordo 
com a orientagao que S. Ex^. ia imprimir no Estado, preferia 
perder 8:000$000, em que implicava a rescisao do contrato. 

Artigos foram assinados por Albino Meira, a proposito 
de sua demissao do cargo de governador; por Martins Junior, 
sobre a sua atuagao em face dos acontecimentos, e pelo ex-
vice-governador Ambrosio Machado, ao passo que eram du-
ramente atacadas A Provincia e a alianga de Jose Mariano 
com o Barao de Lucena, inclusive atraves de artigos assina
dos por Ulisses Viana; e Sigismundo Gongalves refutava a 
defesa do governo, feita por Sousa Pinto nas paginas do 
Diario de Pernambuco. 

Em artigo de 6 de setembro, intitulado "Fechando o in-
cidente. . ." , escreveu o editorialista, em conclusao: "O sr. 
Barao de Lucena, fique certo, pode-nos esmagar pela forga, 
de que foi revestido pela Ditadura; pode-nos fazer calar pela 
violencia em nome da lei, mas encontrara em nos homens 
dignos, que arrostarao de pe os seus atos de forga e de vio
lencia. Por Deus! sabe-o bem, nunca seremos comparados 
a esses homens que, inimigos ontem, ajoelhados hoje ante 
si, na frase do apostolo, nao veem as trevas de sua conscien-
cia e ostentam orgulho de sua ignorancia". 

Pouco demorou o Barao no governo, sendo substituido, 
a 24 de outubro, pelo vice-governador, Jose Antonio Correia 
da Silva. 

A exemplo do que fizera anos antes, sem exito, o Jor-
nal do Recife, que era editado por Adolfo Luis de Sousa (17), 
voltou a pratica de encher de anuncios a primeira pagina, 
continuando-os na quarta, para ficar a materia redacional 
circunscrita ^s duas do centre. 

Em fevereiro de 1891, comegou a atacar o governo do 

(17) Segundo A Provincia de 19-12-1890. 
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Desembargador Correia da Silva, a proposito de sua interven-
gao nas eleigoes marcadas para o mes seguinte. 

Declarou, a 2 de abril, que a redagao assumia a "respon-
sabilidade moral e legal de todas as afirmacoes contidas em 
seus editorials", mas tambem estava disposta "a aceitar dis-
cussao sobre qualquer assunto"; entretanto, "so discutira 
com gente que escreva em jornal serio e que ao menos na 
linguagem empregada aparente uma certa seriedade". "En-
quanto, porem, a defesa do sr. Correia consistir na expo-
sigao publica de todo o lixo que os seus amigos tenham na 
lingua, e enquanto essa exposicao for feita nas vielas da im-
prensa, nos becos do jornalismo indecente e desacreditado, 
fiquem certos os adversarios do Jornal de que este nao se 
afastara do caminho que tern trilhado ate agora e, sem se 
incomodar com insultos, continuara, calma e serenamente, 
a dizer a verdade ao povo". 

Os ataques a administragao estadual tinham como alvo 
principal a concessao de creditos para a criagao de usinas 
de agucar. 

Novas segoes foram criadas, inclusive a de satiras poli-
ticas "A tire d'aile", por Gil; "Notas financeiras" e "Politica 
do exterior", constituida de noticias ligeiras, de diferentes 
paises, em vez das longas estiradas, que consumiam tanto 
espago, vindo este a abrigar mais intense noticiario local. A 
14 de junho, inseria-se, pela primeira vez, e unica, um amin-
cio em tinta encarnada, ao alto da quarta pagina, em toda 
a largura. A 13 de agosto, iniciavam-se as "Cartas pernam-
bucanas", em que O Solitario da Serra fazia critica histori-
co-polltica. Uma semana depois vinham as "Notas do dia", 
assinadas por T. G. (Tome Gibson) ou H. (Hersilio de Sou-
sa), prosseguindo sem assinatura. Enquanto isto, ocorriam, 
no primeiro semestre do ano, artigos de Joao Alfredo Correia 
de Oliveira, e, no segundo, de Martins Junior, que tambem 
aparecia subscrevendo poesias, alternando com outros poe-
tas, tais como Joao de Deus, Moreira de Vasconcelos, Silvio 
Freire, Caldas Junior, Augusto Cavalcanti, Fellcio Buarque, 
Alexandre Fernandes, Leonidas e Sa, Carlos Luz, Eliseu C6-
sar, Ribeiro da Silva, Odilon Nestor, Carlos Mariz, Demoste-
nes de Olinda, Dias Barroso, Jose Simas, Gongalves da Ro-
cha, Generino dos Santos, Raimimdo Correia, Tome Gibson 
e Silva Brito, ao passo que artigos em prosa eram assinados 
por Zeferino Brasil, Bianor de Medeiros e outros, al6m das 
transcrigoes, sobretudo de Guerra Junqueiro. 

Desde 1 de abril de 1891, a chefia da redagao, dado o afas-
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tamento de Ulisses Viana (18), fora confiada a Jose Izidoro 
Martins Junior. A 23 de maio deixava a empresa de ser "pro-
priedade de uma Associagao", tornando-se seu proprietario 
unico Sigismundo Gongalves, o qual logo a arrendou a Luis 
Pereira de Oliveira Faria, que havia alguns anos ocupava a 
gerencia. E este deu ao Jornal "orientaQao desprendida de 
interesse partidario" (19). 

Iniciou Albino Meira, a 31 de julho, a serie de artigos 
"Politica de Pernambuco", criticando um discurso de Jos6 
Mariano, pronunciado na Camara federal. Meses depois, agi-
tava-se a politica estadual, uma vez implantada a ditadura 
de Floriano Peixoto, havendo em novembro — 1891 — expec-
tativa de revolta local. No dia 27 assumiu o governo do Es-
tado, na ausencia do presidente, o vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa, Jose Maria de Albuquerque Melo, diretor 
d'A Provincia, em consequencia da renuncia do Desembar-
gador Correia da Silva. E, a 29, escrevia o Jornal do Recife: 

"Apesar de inteiramente composta e paginada, deixou 
ontem de ser publicada a nossa folha por motivo que e ca-
racteristico dos calamitosos tempos que correm. O pessoal 
de nossa oficina de impressao, alarmado com o lugubre e be-
licoso espetaculo que a noite de ante-ontem ofereceu a tdda 
a cidade do Recife, espetaculo promovido e realizado por 
quem na tarde daquele mesmo dia assumiu o governo do Es-
tado, recusou-se todo a trabalhar, alegando falta absoluta de 
garantias". 

Impossibilitado de continuar no poder, abandonou-o 
Jos6 Maria no dia 30, em situagao vexatoria, aparecendo, en-
tao, o presidente da Assembleia, Antonio Epaminondas de 
Barros Correia (Barao de Contendas), que o assumiu. Mas 
tambem logo o transferiu k Junta Governativa, nomeada pelo 
ditador. 

Em editorial intitulado "O velho e o novo ano", histo-
riou a redacao, a 1.° de Janeiro de 1892, os acontecimentos 
dos doze meses transatos, os quais culminaram com a dita
dura, que viera "estender, de novo, as suas garras aduncas 
por todos OS pontos do territorio do pais, provocar uma rea

ds) Vinte anos apos, escrevendo sobre o falecimento de Ulisses 
Viana. diria Oliveira Lima (Jomal do Recife, 4-11-1911): "Sob sua dire-
gao, foi o Jomal do Recife, de 1886 a 1891, uma das follias melhor redi-
gidas do Brasil Inteiro. Os editorials eram muitas vezes obras primas de 
clareza e ironla". 

(19) Carta de Luis Faria ao Conselheiro Sigismundo Gongalves, 
inserta na edlgao de 9 de julho de 1893. 
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?ao enorme de todas as suas forgas vivas, que se ergueram 
puj antes contra o ato violento da dissolugao do Congresso. 

"Em Pernambuco — adiantou o articulista — esgota-
da a paciencia publica de suportar o jugo ferreo de uma 
politica estreita, mesquinha, imoral, que desacreditava a na-
Qao no estrangeiro, fazendo descer o cambio, fato que nunca 
havia ocorrido, fato que constituiu uma horrorosa calami-
dade publica, que levou o comercio desta praga — que, seja 
dito de passagem, e o que menos prejuizos tem dado as pra-
qa.s importadoras, e um dos mais honrados do mundo— a 
um verdadeiro estado de desespero, nao podia deixar de 
aparecer tambem a reagao. 

"Aqui ainda, por maldade, para satisfagao dos instin-
tos sanguinarios da gente que nos governa, a transigao do 
regime da capangagem para o da moralidade e da justiga 
custou a vida a muitos cidadaos, alguns dos quais eram nos-
sos amigos dedicados, que sucumbiram aos punhais dos si-
carios do sr. Jose Maria. Ano de agitagao e de perturbagoes 
foi esse!" 

Verificado o movimento de dezembro, o Jomal do Reci
fe emprestou todo apoio a Junta Governativa e, nos primei-
ros dias de 1892, escalpelou o Manifesto de Jose Maria de 
Albuquerque Melo, prosseguindo em ataques, na linguagem 
mais violenta possivel, aos "aventureiros politicos", a A 
Provincia e ao Estado de Pernambuco, em que Caspar de 
Drumond fazia tremenda oposigao a nova administragao 
estadual. 

A par da materia politica, inclusive o comentario "Bon 
Jour", de Z., liam-se poesias de Gongalves Crespo, Joao 
Barreto de Meneses, Luis Guimaraes, Joaquim dos Santos 
Lessa Junior, Fernando de Castro, Jose Maria do Amaral, 
Firmino de Figueiredo, Jose Lima, Taumaturgo Vaz, Ger-
vasio Fioravanti, Artur Lemos (cearense), Teotonio Frei-
re, etc. Mais a "Historia Patria", por Jose Domingos Code-
ceira, e cronicas literarias de Miguel Barros. 

Noticiou a redagao, a 21 de abril, a posse do Governa-
dor Alexandre Jose Barbosa Lima. Expectativa. A partir 
de 19 de junho, divulgou Martins Junior uma serie de ar-
tigos sob o titulo "O rompimento", resumindo o "historico 
detalhado da posigao do sr. dr. Barbosa Lima vis-a-vis do 
Partido Republicano, em todo o correr da questao referente 
ao adiamento das eleigoes federals" e dizendo das "fortes ra-
zoes" que levaram o P . R. a retirar seu apoio ao novo gover-
nador do Estado. Manlfestaram-se, igualmente, a respeito do 
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assunto, em artigos, Sigismundo Gongalves e Ambrosio Ma-
chado. 

No referido mes, dia 27, o governo de Barbosa Lima res-
cindiu o contrato que, apenas seis meses antes, fora esta-
belecido entre a Junta e o Jornal do Recife, para a publica-
gao dos atos oficiais, sob o pretexto de oposigao ostensiva 
e sistematlca ao governo (20). 

Continuou a campanha contra a administragao esta-
dual e, a 2 de outubro, foi iniciada uma troca de cartas en
tre o jurista Jose Vicente Meira de Vasconcelos e o Gover-
nador Barbosa Lima, a proposito da prisao do padre Douet-
te "para averiguagoes policiais, por suspeito de ser um dos 
promotores do movimento armado dos municipios de Flo-
res e Triunfo" contra a dissolugao dos conseJhos municipals. 
Ja antes (julho) Sigismundo Gongalves escrevera uma s6-
rie de artigos intitulados "Dissolugao da magistratura", co-
mentando os "desatinos do governo". 

Comegaram, a 9 de outubro, as "Notas abreviadas", por 
Ega, em folhetim de quatro colunas, ao pe da segunda pa-
gina. No dia 20 saia do cabegalho o nome de Martins Ju
nior, que deixou a chefia da redagao. Tres dias depois. Ion-
go editorial narrava a prisao, por um esquadrao de cavala-
ria, do mesmo Martins Junior, por motivo da rebeliao de 
Triunfo, na qual se pretendeu que ele, entao deputado es-
tadual, estaria envolvido, tendo sido tambem preso, por ha
ver protestado contra o ato, o jornalista Tiago da Fonseca. 
Essas prisoes duraram poucos momentos. 

Outro artigo de fundo, a 25, intitulado "Suspensao de 
garantias", afirmou haver aquela prisao fornecido "ensejo 
ao dr. Martins Junior para receber de todas as camadas da 
sociedade pernambucana as mais expansivas, as mais entu-
siasticas demonstragoes do grande aprego em que o tem". 
Na mesma edigao, na "Coluna Republicana", que o Jornal 
passara a abrigar, J . Tiago da Fonseca escreveu que, "em 
Pernambuco, a vontade do snr. Barbosa Lima e a suprema 
lex e que nenhum cidadao pode julgar-se garantido". 

Em resposta ao orgao oficial, Martins Junior focalizou, 

(20) Na sua coluna diaria "Em Revista", no Estado de Pernambuco 
(30-6-1892), Gongalves Maia, comentando o fato, sugeriu a criagao de um 
diario oficial, para afastar "de nos, e dos olhos de uma sociedade que 
quer ter foros de civilizada, os tristes espetaculos do aluguel das colu
nas jornalisticas ao governo, venalizando a imprensa, e dos abusos do 
governo, suspendendo contratos dessa imprensa, unicamente porque ela 
o ataca". 
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no dia 30, a atitude que mantivera perante o governador, ao 
ser detido, assim terminando: "O sr. Barbosa Lima que 
continue a rasgar a Constituigao do Estado, enquanto o 
Diario de Pernambuco vai rasgando, de momento a mo-
mento, a dignidade da imprensa". 

A 27 de dezembro anunciava-se que iria melhorar o 
servigo telegrafico do matutino, assim. como sua segao de 
editoriais e o corpo de correspondentes nos Estados e no ex
terior. A redagao estava assim constituida: Alcedo Marro-
cos, Caricio Crumencio do Rego Barros, J. Tiago da Fon-
seca e Tome Gibson, sob a chefia do primeiro. Leonidas e 
Sa pertenceu, tamb6m, ao corpo redacional, embora nao 
constasse da relagao divulgada. Vieram a surgir novos co-
laboradores, tais como Manuel Cavalcanti, Faria Neves So-
brinho, Armando Silvestre, Joaquim Nabuco, Fernando Bar-
roca, Francisco Barreto de Meneses, Franga Pereira, Arari-
pe Junior, Avelino Jos6 Fernandes da Silva, Pedro Atur Gui-
maraes, Ribeiro da Silva, Albino Meira, Zalina Rolim, etc. 

Editorial de 31 de Janeiro de 1893, protest ou contra a 
agressao, de cardter politico, de que foram vitimas Eurico 
Vitruvio, redator da Gazeta da Tarde, e um empregado do 
diretor do Commercio de Pernambuco, jornais que faziam 
oposigao ao governo e, igualmente ao Jornal do Recife, vi-
viam sob ameagas, inclusive de empastelamento. 

Findou a 5 de fevereiro o prazo para pagamento de as
sinaturas com direito a premio de livros e sorteio de bilhe-
tes lot6ricos. Haviam sido pagas 411 assinaturas anuais e 
186 semestrais. Mais dois meses e a folha deu cobertura 
noticiosa ao conflito entre o Governador do Estado e o Con-
gresso pernambucano, que em vao suspendera o chefe do 
Executivo das suas fungoes. 

A elevagao do prego dos artigos em geral e do custo do 
servigo telegrafico (mediante acordo com os outros dia-
rios) levou o Jornal a adotar a seguinte tabela de publica-
goes pagas, por linha de composigao: Solicitadas — $180; 
Declaragoes — $120; Anuncios para assinantes — $150; 
Editais — $150; Memorials e Avisos — $250; Leiloes — $120, 
tabela que entrou em vigor a 22 de setembro, ao passo que, 
a 1.° de outubro, comegavam as assinaturas a ser cobradas 
assim: ano — 30$000; semestre — 15$000; trimestre — 
8$000; para fora da cidade, respectivamente: 33$000, 16$000 
e 8$000. 

No mes de novembro, o matutino emprestou solidarie-
dade a A Provincia — quando esta foi suspensa, tendo sido 
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presos dois dos seus redatores, por motive de alegada cum-
plicidade na revolta da esquadra brasileira — fazendo apelos 
em prol da volta a circulagao daquele orgao. O proprio Jor-
nal do Recife foi intimado pela policia a nao fazer aprecia-
56es em torno dos fatos ocorridos. 

Em nota "Ao publico", na edigao de 3 de Janeiro de 1894, 
informou-se que a empresa fez grande aquisigao de "novos 
tipos, emblemas, vinhetas e outros petrechos da arte, tendo 
tambem comprado uma excelente maquina Marinoni, de 
grande celeridade na impressao, para atender ao aumento 
crescente de sua tiragem". Como vinha fazendo cada princi-
pio de ano, concluiu a nota ofertando livros aos novos assi-
nantes, pratica que ainda continuou por muito tempo. 

Voltou Jos6 de Vasconcelos a divulgar nova serie das "Da-
tas celebres e fatos notaveis da Historia do Brasil" (a partir 
de 1557). Anos antes, ele publicara a parte correspondente 
a 1500-1556, que foi enfeixada em livro. 

Sobreveio intensa campanha redacional contra a alta dos 
pregos de generos alimenticios (21). Estabeleceu correspon-
dentes especiais em Londres, Berlim, Madrid e Lisboa. Pu-
blicou, em transcrigao, os "Ecos de Paris", de Ega de Quei-
roz, em longa serie. Em maio, reaparecia Maria Amalia Vaz 
de Carvalho, assinando apreciadas cronicas sob a epigrafe 
"Figuras contemporaneas". Surgiram outros colaboradores, 
tais como: B. Lopes, Costa Ribeiro Filho, Silvio Romero, Ola-
vo Bilac, Epaminondas de Albuquerque, ainda J. A. de Al
meida Cunha, Gregorio Junior (Joao Gregorio Gongalves) e 
Manuel Buarque, estando a parte literaria subordinada ao 
titulo geral "Artes e Letras". Era administrador das oficinas 
Demetrio de Albuquerque. 

Em editorials de 1 e 2 de maio de 1895, o matutino ma-
nifestou-se contra a inconstitucionalidade do projeto, do Se-
nado, que restringia a liberdade de imprensa, estabelecendo 
a censura. De acordo com a lei em apreco, passaram a figu-
rar obrigatoriamente, no cabegalho, a partir de 12 de julho, 
OS nomes dos redatores principals, ja mencionados, acresci-
dos de Hersllio Lup6rcio de Sousa. Ocorreram, em novembro, 

(21) Na sua edigao de 13 de Janeiro de 1894, o Jomal do Recife 
apoiou a solugao dada pelo prefeito Manuel Pinto Damaso ao case da su-
cessiva majoragao de pregos mediante o seguinte decreto: "Neste muni-
clpio, e enquanto durar a crise do Sul, ninguem podera vender o quilo 
de bacalhau por mais de $800 e de carne de charque por mais de ISOOO. 
sendo imediatamente fechado o estabelecimento de qualquer retalhador 
que transgredir a presente ordem". 
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artigos do ministro protestante W. E. Entzminger, em po-
lemica com o Padre Joao Medeiros de Melo, este escrevendo 
na Era Nova. 

No ano seguinte, exatamente no mes de fevereiro, Alce-
do Marrocos e Tome Gibson iniciaram, sem muita constan-
cia, a publicagao de cronicas em rodape da primeira pagina, 
aos domingos e tergas-feiras, sob os titulos, respectivamente, 
"Doses de critica" e "Aqui, ali, acola". A 10 de margo, subiu 
de $100 para $200 o prego do numero avulso. 

Em artigo de saudagao ao novo ano, na primeira edi-
gao de 1897, o editorialista aludiu as tarefas do ano findo, 
dizendo: "Nao houve dia, durante esse periodo de tempo, no 
qual o sol fez o seu movimento completo de revolugao, em 
que nos nao clamassemos pela verdade do sistema democra
tic© que nos prometeram os homens de 1889; e nao houve 
questao, em que se ofendesse ou tentasse ofender direitos ad-
quiridos, os simples interesses legitimos das classes laborio-
sas, que nao nos tivesse ao seu lado e ao seu servigo com de-
dicagao e lealdade". Apontou "a questao dos auxilios a la-
voura, as industrias e ao comercio, compreendendo a dimi-
nuigao dos impostos, a redugao de tarifas, a prorrogagao da 
lei de cabotagem, a concessao de premios e outros favores; a 
questao do porto do Recife; a da conservagao dos arsenals de 
Marinha e Guerra aqui no Estado; a da epidemia da variola; 
a da limpeza da cidade e higiene da alimentagao". 

Aconteceram, no ano em referenda, modificagoes no 
corpo redacional, para o qual entrou Gaspar Meneses a 24 
de Janeiro, e dele saiu, a 17 de margo, Alcedo da Silva Mar
rocos, de quem assim se ocupou uma nota da primeira pa
gina: "O primeiro de nos, pela inteligencia e pelo saber, e 
sem quem o possa exceder em qualidades morals, a perda da 
cooperagao do nosso prezadissimo amigo era a maior que po-
deriamos sofrer". Foi substituido, a 1.° de maio, por Jose da 
Silva Costa Neto. Nova alteragao verificou-se no ano seguin
te, por morte de Carisio de Barros (22), substituindo-o, a 11 
de margo, Paulo de Arruda. 

Por haver censurado atos de certa autoridade, o reda-
tor Tome Gibson foi violentamente agredido, a 27 de Janeiro 
de 1897, no Teatro Santa Isabel, por soldados de policia, nao 
sendo preso devido a intervengao de terceiros. Outra violen-

(22) O Jomal do Recife e o semanario magonico O Oriente abrirara 
subscrigoes para doar um patrimonio 4 familia de Carisio Crumencio do 
Reeo Barros. deixada em situacao nrecaria 
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cia veio a sofrer, a 31 de julho, o revisor Helvidio Martins, 
que apanhou e foi preso. 

Precisamente a 16 de fevereiro, iniciava Julio Cesar Leal 
a publicagao da "Biografia de Antonio Conselheiro". Em 
margo voltava a colaboragao do historiador F. A. Pereira da 
Costa, com a serie "Pernambuco nas lutas emancipacionis-
tas da Bahia em 1822-23", aparecendo outros colaboradores, 
a saber: Alberto Pimentel, Temistocles Machado, Joao Batista 
Regueira Costa, Machado Dias, Alfredo Falcao, Manuel Ca-
valcanti de Melo Filho, etc. 

Comegou a 7 de setembro a segao "Magonaria", sem as-
sinatura, mas a cargo de Carneiro Vilela, constituida de ar-
tigos diarios de critica ao catolicismo e ao jesuitismo, num 
dos quais se lia, a 14 de dezembro: "Continuemos a restabe-
lecer a verdade, desmascarando mais uma vez essa infernal 
Companhia de Jesus, essa inimiga dos povos e do Cristianis-
mo, essa verdadeira entravadora da civilizagao e do pro-
gresso". 

No artigo "Ano Bom", em "Magonaria", inserto na edl-
gao de 1° de Janeiro de 1898, escreveu-se que 1897 fora, para 
o elemento magonico, um ano "de provagoes, porque de lu
tas", principalmente no segundo semestre. Prosseguiu a se
gao, sendo travada polemica, ja em 1900, com a "folha cle
rical" Era Nova. 

Para "facilitar a aquisigao" do matutino pelos leitores, 
foi restabelecido, a 29 de abril do ano referido, o prego de 100 
r6is por exemplar. Logo mais, a 4 de maio, era a primeira 
p^gina restituida ao seu antigo padrao, dela se excluindo os 
aniincios, que passaram para a terceira, continuando na 
quarta. Vieram a ocupar o folhetim-rodape, firmando inte-
ressantes cronicas semanais, ora Paulo de Arruda, ora Teo-
tonio Freire, ora Alfredo Falcao, enquanto Rodolfo Galvao 
escrevia sobre Medicina e Franga Pereira sobre Jurisprudgn-
cia, alem de assihar poemas, como o vinham fazendo, entre 
outros, Celso Vieira, Miguel Barros, Xavier Coelho, Aristeti 
de Andrade, Fiuza de Pontes, Jose Henrique, Antonio de 
Castro, Carvalho Junior, Belarmino Dourado e Pedro Bote-
Iho (Pedro Joaquim Velez Botelho). Outros colaboradores, 
em prosa, foram Soriano de Albuquerque, Dionisio Maia, 
Conde de Afonso Celso e Joao B. Pompeu, este focalizando te« 
mos de Agricultura. 

Decorridos sete anos de prestante atuagao, Tome Gibson 
deixou o corpo redacional a 12 de fevereiro de 1899, com o 
objetivo de aplicar-se mais aos afazeres de advogado e profes-
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sor da Escola de Engenharia. Logo mais, a 2 de margo, 
todos OS demais redatores deixavam o cargo, por desinteli-
gencia com a diregao do Jornal, tendo apenas Paulo de Ar-
ruda aquiescido em permanecer, ate que fossem feitas as 
substituigoes. Na mesma data entrou a figurar no cabega-
Iho o nome de Osvaldo Machado, ao qual se juntaram, a 30 
de margo, Domingos Gongalves e Alfredo Vauthier. Outros 
colaboradores surgiram: Alfredo de Carvalho, Pereira da 
Costa Filho, Henrique Soldo, Antonio Sales, Lafaiete Sa, etc. 
Novas segoes: "Fatos e id§ias" e "Vergastadas", esta em ver
sos satiricos e ambas sem assinatura, prosseguindo, enquanto 
Isto, a coluna do Partido Republicano. 

A folha passou, naturalmente, a apoiar o governo de Si-
gismundo Gongalves, que se empossara a 4 de abril e con-
tinuava proprietario do Jornal do Recife. Logo depois, ini-
ciou campanha ferrenha contra Delmiro Gouveia, de quern 
dizia, a 21 de junho, que ameagava subverter a ordem publi-
ca, pois a policia apreendera diversas armas no Mercado do 
Derby, de sua propriedade. 

— Editorial de 26 de julho comentou que Delmiro Gouveia 
requerera, em Juizo, uma intimagao aos redatores do Jornal, 
para exibirem os autografos de diversos artigos publicados na 
coluna do Partido Republicano, nos quais se discutia, com 
aspereza, a personalidade daquele comerciante. Apresenta-
ram-se como responsaveis pela Coluna os deputados esta-
duais Elpidio de Abreu e Lima Figueiredo, Estacio de Albu
querque Coimbra e Joaquim Pereira da Silva Guimaraes, os 
quais se dispuseram a renunciar suas imunidades, mas nem 
assim o requerente aceitou a responsabilidade. Recaiu, pois, 
a agao sobre a pessoa do arrendatdrio Luis Pereira de Olivei-
ra Faria, que, por sua vez, alegou nao ser editor e sim gerente 
do jornal (23). 

Nao teve tr6gua a campanha contra Delmiro Gouveia, 
chamado de "aventureiro" e "contrabandista", seguida de po-
lemica com os jornais que o defendiam: Gazeta da Tarde, A 
Provincia, Commercio de Pemambuco e A Concentrae^ao. 

A 31 de agosto iniciava F. A. Pereira da Costa outra se-
rie de artigos, sob a epigrafe "Reabilitagao historica do con-
de Joao Mauricio de Nassau como governador de Pernambu-
00". Em outubro comegava o rodape, na primeira pa-
gina, "Semana pitoresca", de Eustaquio Pereira (Faneca). 

(23) A 10 de dezembro de 1899, o Jornal do Recife divulgava a sen-
tenga que anulou a queixa de Delmiro Gouveia. 
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A epoca, escrevla Otavlo de Freitas sobre Medicina, e nasceu 
a segao de comentarlos "Notas telegraficas", por Morse. 

Amplo destaque mereceu, a partir de Janeiro de 1900, a 
questao social, atraves de substanciosos editorials. Lia-se na 
edlgao do dia 28: "fi uma questao universal, que se impoe aos 
fllosofos, politicos, estadistas, se esforgando todos pela solu-
qao mals pronta e eficaz". "Bern poucos sabem coloca-la nos 
sens verdadeiros termos", urgindo "reformar a educagao so
cial no sentido de torna-la substancial e nao puramente for
mal". Travou-se, a proposito, violenta polemica com Alcedo 
Marrocos, entao redator do Commercio de Pernambuco, acu-
sado de defender a plutocracia e o "reinado do ouro", quan-
do, antes, em tese para professor da Paculdade de Direito, 
defendera o Socialismo. Ainda em margo continuava a s6-
rie "O Socialismo no Brasil". 

A par de versos de Manuel Arao, Oscar D'Alva, Osvaldo 
Machado, Ernesto de Paula Santos, Damasceno Vieira, Al-
ves de Faria, Cardoso Junior e outros, liam-se cronicas, em 
rodape, de Olimpio Galvao e, depois, de Bianor de Medeiros; 
artigos historicos de Jose Domingos Codeceira; a cronica 
ligeira "A fumar", por Zig; a novela de Alfredo de Albuquer
que Gama, "Alzira", em 13 rodapes; artigos s6bre Jurispru-
dencia, de Artur Orlando, poesia e prosa de Mendes Martins, 
versos de Artur Bahia, etc. 

Em editorial na edigao de 1.° de Janeiro de 1901, sob o 
titulo "O seculo XX", escreveu o Jomal do Recife, entre ou
tros topicos: "Langando a vista para o passado, descortina-
se no campo da historia um progresso imenso. O seculo XIX, 
justamente denominado das revolugoes, iniciou-se por uma 
grande crise, da qual resultou a queda do feudalismo, o ani-
quilamento da monarquia absoluta e esmagamento da teo-
cracia, e ja termina sem os horrores da demagogia, o que 6 
um grande progresso. 

"Verdade e que estamos sob uma atmosfera carregada 
de nuvens, fazendo perceber o estalar da borrasca, da qual 
resultara alguma coisa de litil para a humanidade, o que de 
resto e natural, porque todo progresso e um resultado da 
luta. Por isso dissemos ser grandiosa porem ardua a missao 
do seculo XX. 

"Hoie, apesar de tddas as conquistas da evolugao, mau 
grado as' vitorias da ciencia, ainda a utilidade vence o direito, 
o egoismo a igualdade, a violencia a liberdade, sendo o escopo 
do seculo ora iniciado achar solugao para todos os obices 
que entravam o caminhar da humanidade em busca da nova 
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terra da promissao: a perfectibilidade, supremo ideal de to-
dos OS que pensam e sentem, de todos os que, por meio da 
palavra e da pena, derramam sobre as massas o polen ada
mantine da verdade, pairando numa atmosfera elevada aci-
ma de pequeninos e inconfessaveis interesses". 

Prosseguiu, ja sob o gov§rno de Gongalves Ferreira, a 
coluna do Partido Republicano, na qual se defendeu o pre-
feito M. Santos Moreira de ataques d'A Provincia. A 23 
de abril entrou para o cabegalho, como n6vo redator, o no
ma de Eurico Chaves, e, a partir do mes de maio, sem alte-
rar-lhe o tamanho, a pdgina do jornal passou a ter nove co-
lunas, em vez das oito anteriores. No segvmdo semestre sur-
giram as "Cartas paraibanas" de Armando Cesar; a segao 
de charadas intitulada "Entretenimento", a cargo de Poli-
carpo; a cronica "As vezes", de Paganel; versos de Carlos 
Lira Filho, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, Regueira Costa, 
Fontoura Xavier e outros; a 21 de julho comegaram as cr6-
nicas dominicais "A Semana", em rodape, por F . P. (Fran-
ga Pereira), continuadas, desde 29 de setembro, por O. M. 
(Osvaldo Machado), que as manteve longo tempo, versando 
sobre os mais diferentes assuntos, do economico ao social. 

No primeiro semestre de 1902, ocupava-se a imprensa do 
problema da peste em Pernambuco, dele se ocupando, parti-
cularmente, Pedro d'Able (24), atraves das colunas do Jor
nal do Recife, sobretudo refutando o higienista Otavio de 
Freitas. A 22 de junho deixava Eurico Chaves o corpo reda-
cional, do qual, entre outros, fazia parte Francisco Guerra, na 
qualidade de reporter. No mes de setembro, reaparecia o 
historiador F. A. Pereira da Costa, publicando "Hinodia 
pernambucana"; depois vinham os artigos filosoficos de Ma
nuel Arao e a cronica "Aos domingos", por Fly (pseudoni-
mo de Osvaldo Machado). 

Iniciado 1903, em lugar da oferta de livros, a empresa 
passou a oferecer, aos assinantes que pagassem adiantada-
mente, a redugao de 2$000 ou 1$000, por ano ou semestre, 
respectivamente. As notas ligeiras e versos humoristicos que 
vinham saindo sob o titulo "De leve", por Til (Osvaldo de 
Almeida), foram substituidas pelas "Setas", de Jatyr (pseu-
donimo de Artur Bahia), que duraram indefinidamente, ao 

(24) Pedro d'Able, que, no mesmo ano, divulgou o livro "A peste 
bubonica desmascarada em Pernambuco", constituido dos seus artigos des-
sa primeira campanha, foi erroneamente mencionado por Tancredo de 
Barros Paiva ("Achegas a urn dicionario de pseud6nimos"), como eendo 
pseudonimo do medico Otavio de Freitas. 
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passo que continuavam a publicar-se os "Ditos e Facecias", 
eempre sem assinatura. Foram outras secoes: "Cartas sema-
nais", per Quincas Bilontra; "Uma por dia ", quadra de P; 
"Filigranas", cronicas de Mario Rodrigues; "Notas e impres-
soes", por Fox (outre pseudonimo de Osvaldo Machado); 
"Notas a margem", de Manuel Arao; "Solfejos", por Til, sen-
do outros colaboradores Rodolfo Garcia, Jose de Barros Li
ma e Eugenio de Sa Pereira. 

No mes de outubro aparecia Moliere (pseudonimo de Pe
dro d'Able), contestando, em artigos diarios, de palpitante 
ironia, os sanitaristas locals mais em evidencia, ridiculari-
zando-os a proposito da peste bubonica no Recife, entao gras-
sando realmente, mas que ele dizia so existir atraves de de-
creto langado pela Sociedade de Medicina. O famoso medico 
Raul Azedo, acremente censurado, inclusive com a mengao 
do seu anterior pseudonimo de Joca Bango (n'A Provincia), 
refutava diretamente ao Jornal do Recife, sem dar atencao 
ao signatario dos artigos, porque nao Ihe aprazia debater 
com leigos. 

Largando o pseudonimo, Pedro d'Able comecou, preci-
samente a 1 de novembro, outra serie de artigos, intitulados 
"O dr. Raul Azedo e a peste bubonica" desafiando-o: "Pois 
bem! Se tern coragem, eu o desafio a discutir publicamente 
comigo sobre o ponto que quiser, em Medicina, Filosofia, Re-
ligiao ou Ciencia. Apresente a tese e emita a opiniao para 
eu refutar". Logo, porem, no terceiro dia, Pedro d'Able, sim
ples guarda-livros, mas homem de "sete instrumentos", es-
crevia que, nao tendo o medico tido a coragem de apanhar a 
luva, ele fazia ponto final, "mesmo porque a peste bubonica 
de mentira e uma questao morta e ja bem morta". 

Moliere voltou no dia 8, com saborosa cronica humoris-
tica, narrando como matou a peste, em forma de mulher ori
ental, levando-lhe os despojos para a fndia; e a 15 de no
vembro Pedro d'Able iniciava a serie "Estado sanitario do 
Recife". 

A tabela de assinaturas foi modificada em Janeiro de 
1904, quando se criou a parcela "Exterior", a 45$000 e 25$000 
por ano e semestre, respectivamente, ao passo que diminuia 
o preco para "fora da cidade", ficando equiparado ao das 
assinaturas locals, ou seja: ano — 30$000; semestre — 
15$000; trimestre — 8$000. Nos primeiros numeros de Ja
neiro findou O. M. a insergao do rodape "A Semana", conti-
nuando as cronicas dominicais de Augusto de Oliveira e de 
Fly, este batendo-se com Manuel Arao (ambos no mesmo 
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mo jornal), o primeiro a defend«^r o Materialismo Cienti-
fico e o segundo a exaltar o Espiritualismo Ortodoxo. As-
canio Peixoto escrevia sobre Medicina, e F . A. Pereira da 
Costa comegava, em abril, a divulgar o "Folclore pernambu-
cano". A 8 de junho deixou Domingos Gongalves o corpo 
redacional, uma vez nomeado oficial de gabinete do Gover-
nador do Estado. 

Intensificou-se, no segundo semestre do ano, a contro-
versia mantida, havia muito, com A Provincia, que censu-
rava o governo estadual e a policia de Rosa e Silva. O Jor
nal do Recife defendia o situacionismo com entusiasmo, ser-
vindo-se no ataque ao contendor, inclusive, das segoes sati-
ricas "Cocegas", "Urtigas" e "Setas", esta ultima permanen-
te. Alfredo de Carvalho, que vinha escrevendo sobre "Livros 
novos", mudou, em julho, o titulo dessa segao para "Polybi-
blion". No mes de agosto, Augusto de Oliveira era substitui-
do, na cronica de abertura da primeira pagina, por Correia 
Lima, e este, em outubro, por Mario Rodrigues. 

Reacesa foi, em Janeiro de 1905, a campanha "contra a 
invasao de jesuitas no solo pernambucano", a comecar por 
Fly, na sua cronica dominical, secundado por Joao Barreto 
de Meneses, que, alem da serie de artigos "Jesuitas no Bra-
sil", combateu-os, tambem, em versos (25). Ja no mes de 
margo, o famoso panfletario iniciava outra serie, sob a epi-
grafe "Os tres da tramoia", representados por Frei Celestino 
e "duas escritoras" (que seriam o mesmo Frei Celestino), os 
quais o refutavam atraves d'A Provincia. Outros artigos se-
guiram-se, terminando a campanha mediante a intervengao 
de terceiros. 

Atravessava o matutino uma fase de preponderancia in-
telectual, inserindo boa e variada materia, inclusive "Carta 
da Italia", por Cesari Lombroso; excelentes correspondencias 
de Paris e de Lisboa; cronicas de D. R.; o comentario "Aos 
domingos", por Jose Veloso, que tambem assinava poemas; 
artigos do professor Candido Acaua Ribeiro, Anselmo Ribas 
e Artur Muniz; versos de Generino dos Santos, Teofilo de 
Albuquerque, Carlos Porto Carreiro, Jose do Amaral, F . Freire, 
Manuel Duarte, Tomaz Lopes e Gervasio Fioravanti, aos quais 

(25) Assim concluiu o poema "Em todos os tons", de Joao Barreto 
de Meneses, na edigao 16 de fevereiro de 1905: 

"Deixai-nos de uma vez, oh! guardas de Loiola! 
Porque o mundo onde estais nao vende liberdades. 
Se o lucro e vosso lema e o crime vossa escola, 
Pior e a geragao que ainda acredita em frades!" 
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se juntaram, no ano seguinte, Araujo Filho, Nilo Guerra, Ma
nuel Lobato, que se assinaria, depois, Silva Lobato; Oscar 
Brandao, tamb6m revisor do Jornal; Lafaiete Lemos, Morei-
ra Cardoso, Odilon Nestor, Adelmar Tavares, Malaquias da 
Rocha, Alexandre Fernandes. etc. 

A partir de maio de 1905, liam-se as "Frases e palavras" 
de Robur, pseudonimo de Alfredo de Carvalho, que assinava 
outros artigos com o proprio nome ou Terencio Gomes; a 
Cronica de Fabius ou Marx, este tambem com a segao "Al
tos e baixos"; outras cronicas: de T. F . e M. R.; as "Horas 
de folga", pelo Sargento da 4a.; ligeiras pegas teatrais de Leo-
poldo Maia; artigos de Faelante da Camara, Felicio Terra 
(pseudonimo do Conselheiro Nuno de Andrade) e Estacio 
Coimbra; contos de Artur Azevedo, etc. A 16 de Janeiro de 
1906, comegavam as "Silhuetas de poetas pernambucanos'', 
a cargo de Joao Claudio (pseudonimo de Joao Rodrigues Car-
neiro Campelo). No ultimo mes do ano aparsciam os "Anais 
Pernambucanos", a principio sem assinatura, continuando 
com a do autor, o historiador F.A. Pereira da Costa. Mas, em 
insergoes espagadas, at6 a edigao de 17 de setembro do ano 
seguinte, a publicagao so atingiu o periodo historico de 1493 
a 1550 (26). O academico Luis Mendes fornecia reportagens. 

Prosseguiu, em 1907, a polemica com A Provincia e, ao 

(26) Essa importante obra, que e, segundo escrevera Agamenon Ma-
galhaes ("Prefacio"), o "retrato em corpo inteiro de Pernambuco hist6-
rico", divulgada em partes, permaneceu em manuscrito durante longos anos. 
Um decreto-lei de alsril de 1922, na gestae do Governador Jose Rufino Be-
zerra Cavalcanti, autorizou a publicagao dos "Anais Pernambucanos" em 
livro, por conta do Estado. Vcrificado, no ano seguinte, o falecimento do 
grande historiador, nada foi feito. 

Numa tentativa de boa vontade, para nao ficar no esquecimento, o tra-
balho formidavel de seu pai, o professor Carlos Augusto Pereira da Costa, 
tambem historiador, iniciou, em marqo de 1924, a divulgagao, em fascicu
les de 8 a 16 paginas, da Revista de Historia de Pernambuco, semanal, de
pois mensal, distribuida atraves de assinaturas. Nao passou, porem, do 
n.° 21, em virtude de dificuldades financeiras. Outra tentativa da Revista 
aconteceu a partir de agosto de 1927, estimulada por auxilio financeiro do 
Estado, no governo de Estacio Coimbra. Comegara tudo de novo, em volu
mes de 100 paginas. Atingido o n.° 8, de margo do ano seguinte, ficou 
suspensa. 

Decorridos 23 anos, sob o governo de Agamenon Magalhaes, sendo 
Jordao Emerenciano diretor do Arquivo Publico Estadual, foi a imensa 
obra do emerito pesquisador retirada dos armarios, mediante a lei n.° 108, 
de 19 de julho de 1951, iniciando-se no mesmo ano a publicagao. Divul-
gados OS cinco primeiros volumes, cada um com aproximadamente 600 pa
ginas, outra lei, em dezembro de 1954 (governo de Etelvino Lins), autori
zou o prosseguimento do trabalho, uma vez que se extinguira o credlto 
anterior. No mesmo ano saiu o sexto volume. Novamente suspense,, a Im-
prensa Oficial do Estado so veio a entregar o setimo em 1958, com 580 pa
ginas; o oitavo em 1962 e o nono em 1965, com 506 e 544 paginas, respec-
tivaniente. Faltam poucos volumes. 
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mesmo tempo, com o orgao lucenista Correio do Recife, nu-
ma linguagem violenta e insultuosa. Aos redatores deste ulti
mo chamava o Jomal do Recife gatunos, ladroes, trastes, 
cretinos, imbecis, caloteiros, etc. Paralelamente, polemiza-
va com a Gazeta do Norte (27), a proposito do caso das usl-
nas de a?ucar. No mes de fevereiro, criava-se a seqao "Os 
outros", constituida de recortes comentados dos jornais da 
v6spera. 

O editorial "Em nome da verdade", a 12 de margo, res-
pondendo a inslnuagoes do matutino dos descendentes de 
Jose Maria, desmentiu que houvesse o Jornal do Recife re-
cuado diante dos frades, entrando em acordo com Frei Ce-
lestino, "esse porta-voz da intolerancia, como se fosse pos-
sivel um acordo entre os legionarios da luz e os jazinaros das 
trevas". Salientava, noutro topico: "Ja se passaram os tem
pos em que a liberdade de pensar, em materia religiosa, era 
um crime punido pelas leis seculares; em que o carcere, o 
auto de fe, as torturas, o cutelo, o barago eram as armas da 
propaganda religiosa". Em conclusao: "Estamos definidos 
claramente, mas agora nos seja licito tambem afirmar, de 
modo categorico e leal, que nao nos subordinamos a alheias 
sugestoes, nao precisando de conselhos, nem temendo in-
vestidas de quem quer que seja, em nossa peregrinacao atra-
v6s da imprensa. Temos vida propria, conhecemos as nossas 
responsabilidades e tanto basta para repelir mentores de 
qualquer especie". 

Em fins de 1907, o corpo redacional, alem de Osvaldo Ma-
chado e Vauthier, que permaneciam no cabegalho, estava 
assim constituido: Jose Filemon de Albuquerque (28), La-
iete Lemos, Francisco Augusto Pereira da Costa Filho e Ar-
tur Bahia, redatores; Samuel Lins Ferreira, Candido Ferrei-
ra 6 Odilon Silva, auxiliares; Jose Apolinario de Oliveira 

(27) Num "Indice" da equipe do Correio do Recife, o Jornal (edicSo 
de 21-4-1907) fustigou, desapiedadamente, Turiano Campelo, Paulo Pereira 
Simoes, Antonio e Julio C. de Albuquerque Maranhao e Cameiro Vllela. 
Quanto a Jose de Godoi Vasconcelos, diretor da Gazeta do Norte, aduziu 
o venenoso articulista que "ja pensou e conseguiu, facilmente, at6 com es
pecial preciosidade, andar de quatro pes, mas nao pensou ainda em pagar 
k viiiva e orfaos do dr . Jose Martins Fiuza os cinco contos de reis, nem ao 
dr. Sigismundo Gongalves o aluguer da casa, nem ao coronel Luis de Fa-
ria as suas con tas . . . " 

(28) Ao tempo de acad§mico, ou seja, desde 1902, ja vinha Filemon 
de Albuquerque trabalhando no Jornal do Recife, feito reporter. Ao rece-
ber o grau de bacharel, em 1906, conforme noticia de 1 de dezembro, pas-
sou k categoria de redator. 
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(29), reporter; Miguel Domingues dos Santos Junior e Ro-
drigo de Oliveira, revisores. Era, ainda, arrendatario da em-
presa, alem de socio e gerente, o "coronel" Luis Pereira de 
Oliveira Faria (30) . No escritorio, trabalhavam Joao Mon-
teiro, Jose Oliveira, Jose Antonio de Siqueira e Francisco Cor-
reia, achando-se a administragao das oficinas confiadas a 
Jose Neri de Sousa. Media da tiragem: 5.000 exemplares. 
Correspondentes no Rio de Janeiro: Domingos Gongalves e 
Miguel Almeida; em Paris: Justino de Montalvao. Colaborado-
res principais: Teotonio Freire, F . A. Pereira da Costa, Al
fredo de Carvalho e Artur Muniz. 

Ac iniciar-se 1908, o Jomal do Recife, cuja estatura enor-
me, aumentada desde 1875, atingia 72 centimetros, paginas a 
nove coltmas de composigao, publicava: "Almanack"; servi-
50 telegr^fico; artigo de fundo; sueltos; transcrigoes; "Ditos 
e facecias"; "De tudo"; "Gazetilha", comportando o noti-
ci^rio geral; informagoes oficiais; "Setas", por Jatyr; parte 
comercial; Solicitadas e aniincios. 

No mes de margo, grande espago foi dedicado, dias se-
guidos, a tragedia do Terreiro do Pago, em Lisboa, quando 
do trucidamento do rei Carlos e do principe Luis Filipe. 

Retirou-se do cabegalho, a 8 de abril, o nome de Alfredo 
Vauthier, entrando a figurar os novos redatores Francisco 
Cabral e Mario Rodrigues, "que, nesse tempo, ja escrevendo 
bem cronicas brilhantes", segundo Gilberto Amado (31), 
"longe estava de parecer que iria tornar-se o foliculario ca-
tastrofico do fim da Republica Velha". 

No segundo semestre de 1908 abiiu-se a segao "Matuti-
nas", constante de comentarios redacionais ou "Cartas" de 
Policarpo d'Alva (pseudonimo de Osvaldo Machado) (32), 

(29) O estudante Jose Apolinario comegava, entao, a aparecer como 
poeta, usando o pseudonimo Oliveira Brasil. 

(30) Quando das homenagens prestadas ao "coronel", a 15 de abril de 
1906, por motivo do seu natalicio, foi distribuida uma "ediqao especial da 
primeira pagina do Jornal do Recife, sendo consagradas todas as segoes, 
com as epigrafes do uso diario, ao acontecimento que festejava". Teve for-
mato tabloide, a nove colunas de seis ciceros, toda a composigao em tipo 
corpo 10 e caljegalho em cliche reduzido. Ao centro da pagina linica figu-
rou a efigie do aniversariante, a quern se referiu a materia total, em lin-
guagem amena e afetuosa. So o Arquivo Publico possui comprovante dessa 
polianteia. 

(31) "Minha formagao do Recife", pags. 292 e 293. 

(32) As "Cartas" de Policarpo d'Alva foram enfeixadas em livro, no 
ano seguinte, sob o titulo "Breves e Longas". 



1 3 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

variando com os "Soliloquios", de Carlos Amogar, que era 
o mesmo Osvaldo. 

^ Alem de artigos outros, que vinha divulgando, Alfredo 
de Carvalho escreveu, em 1909, a serie "Notas etmologicas" 
e, a comegar de 25 de abril, "As Carneiradas", episodios da 
guerra dos Cabanos. 

Na edigao de aniversario de 1910, o Jornal estampou a 
nota a seguir: "No proposito de mais merecermos e corres-
pondermos a simpatia honrosa dos nossos amigos, delibera-
mos iniciar os nossos compromissos deste ano, acrescentan-
do-os com a publicagao diaria de um artigo editorial assina-
do pelos escritores mais celebrados no meio. Abrimos essa 
nova serie de escritos, que vem marcar uma fase de progresso 
e de liberdade nos habitos da imprensa indigena, com o belo 
artigo firmado por nosso colega Mario Rodrigues, o eximio 
estilista de "Vida de Imprensa" (33). Na coluna em aprego 
vieram a aparecer Joaquim Pimenta, Clodoaldo Lopes Filho, 
Osvaldo Machado, Padre Leonardo Mascelo, Carlos Dias Fer-
nandes, Eloi Moura, Teotonio Freire, etc. No mes de maio 
subiu para o cabegalho mais um redator: Martinho Garces. 
E, desde o dia 9, entrou o matutino a circular tambem ks 
segundas-feiras, quando antes havia tregua de trabalho aos 
domingos. 

Amda em 1910, mes de junho, o Jornal do Recife travou 
polemica com o Diario de Pernambuco, a prop6sito da dua-
lidade de diretorias do Instituto Historico, Arqueologico e 
Geografico Pernambucano. 

Passados alguns meses, precisamente a 13 de novembro, 
o novo redator Carlos Dias Fernandes foi agredido, em sua 
residencia, na Varzea, alta noite, por tres individuos, os quais, 
todavia, foram postos em fuga, uma vez que o jornalista, 
aberta a porta e verificado o primeiro assalto, sacou de uma 
espada, que tinha pendurada k parede da sala, enfrentando-
os, com o auxilio de vizinhos, que logo acorreram. Nada 
transpirou pelas colunas do Jornal, acerca dos motivos da 
agressao. Oito dias apos, o jovem assaltado, que tambem era 
correspondente da Provincia do Para, despedia-se dos con-

(33) Publicado em 1910, "Vida de Imprensa", volume de 262 paginas, 
reuniu cronicas dominicais de Mario Rodrigues veiculadas pelo Jomal do 
Recife. Varios outros livros editou o bravo jornalista pernambucano, cons-
tituidos de artigos de jornal . 
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frades locals, em carta muito afetuosa, per ter de regressar 
a Belem (34) . 

A edigao de 1 de Janeiro de 1911 reproduziu as oito pa-
ginas do primeiro numero do Jornal do Recife-revista. No 
editorial comemorativo do 52.° aniversario lia-se: "Esta folha 
atravessava periodos fragorosos. Batia, com o seu desassom-
bro de sempre, as administragoes do Barao de Lucena e do 
dr. Correia da Silva", mas "nunca se acovardou, mesmo sob 
o consulado de despotas, e ai se deflagra a sua campanha 
contra o negregado governo de Barbosa Lima. Quiseram em-
pastela-lo naquela epoca, mas ele atravessou aquela fase e 
todas as outras. Nao capitulou. 

Mais adiante: "Somos meia duzia de homens que nao 
recuam porque se ameaca a nossa tranquilidade pessoal, uma 
ridicularia em face dos interesses da comunhao. Simpdti-
cos a situagao dominante, somos, entretanto, orgao das clas
ses trabalhadoras e amigo dos operarios. O nosso querido 
mestre da-nos o seu exemplo. Na sua administragao do Es-
tado (35), o governo reconcilia-se com o comercio e com 
a agricultura e nao se dedigna de medir-se, ombro a ombro, 
com a pequenez dos humildes, para Ihes ouvir os queixumes. 
Na imprensa, S. Ex.^ rompe a campanha socialista e preten-
de conciliar os interesses do operariado com as possibilidades 
da industria e do capital. Insistimos nessa campanha; quan-
do as tarifas protecionistas esmagam o povo e asfixiam o 
comercio, estamos ao lado dos oprimidos; batemos as aven-
turas cambiais tao desastrosas para nossa economia; con-
denamos com toda a indignagao de nossa alma a horrivel 
avalanche de impostos, que vem suplantando tudo; ataca-
mos OS congressos, que conspurcam o seu papel, pela inuti-
lidade; propugnamos pela liberdade, pela justiga, pela ga-

(34) O Pemambuco, orgao da oposiqao, esclareceu tudo: Carlos Dias 
Fernandes divulgara, na Provincia do Para, o conto "O rapto de Helena", 
que repercutiu intensamente no Recife, tendo como protagonista dissimu-
lado um elemento de projegao do governo pernambucano; dai, a agressao. 
Frisou, depois, o vespertino (23-11-1910) que o jornalista seguira para Be
lem, "fugindo as mesquinhas iras dos desabusados e pequeninos politiquei-
ros situacionistas", "ameagado pelo pequeno Jupiter Tonante", "com seus 
raios fulminantes", desde o dia da transcrigao d' "O rapto de Helena", feita 
pelo Pemambuco logo apos a agressao. Entretanto, o oficioso Diario de 
Pemambuco, escrevera no dia 15 de novembro, que a gcnese da agressao 
podia ser procurada "nas alusoes comprometedoras feitas pela suposto agre-
dido, em versos publicados no Jornai do Recife, a senhoras da sociedade 
pernambucana". 

(35) Alusao ao Comendador Sigismundo GonQalves, diretor-proprie-
tario da empresa, cujo ultimo periodo da governanga do Estado terminou 
em abril de 1908. 
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rantia de direitos, em suma, pela Republica na Republica, e 
ai esta o que e o Jornal do Recife apos 52 anos de luta a mais 
incruenta. Fustigamos ainda muitas torpezas e enaltece-
mos OS trabalhadores, os bons e os dignos". 

O corpo redacional mantinha-se quase inalterado. Car
los Gongalves era novo reporter; Samuel Lins Ferreira pas-
sara para a parte comercial e os revisores foram substituidos 
por Joao Praxedes Ribeiro e Toscano Barreto, sendo corres-
pondente no Rio de Janeiro Luis Mendes. Entre os novos 
colaboradores contavam-se Mateus de Albuquerque, Esma-
ragdo de Freitas, Anibal Lima, Joaquim Pimenta e Clinio 
Mayrink. A 17 de outubro veio a retirar-se do cabecalho o 
nome de Mario Rodrigues, dantista extremado, que deixou 
a redagao definitivamente, em desacordo com a orientacao 
do jornal. 

No mes seguinte, a cidade do Recife agitava-se com os 
acontecimentos pos-eleitorais da campanha dantista, quan-
do houve tiroteio pelas ruas, dias consecutivos, tendo o ma-
tutino deixado de circular a 28 e 29, por falta de pessoal t6c-
nico, que preferiu ficar em casa a enfrentar o perigo de ser 
baleado. O Jornal, propriamente, manteve atitude superior 
ante as ocorrencias, colocando-se equidistante dos conten-
dores, embora houvesse apoiado a candidatura governamen-
tal de Rosa e Silva, noticiando os fatos com imparcialidade 
e ressaltando, apos, as qualidades do General Dantas Barre
to, o "vencedor" da peleja. 

Carlos Dias Fernandes escreveu, na edicao de anivers^-
rio, com oito paginas, de 1 de Janeiro de 1912, longo artigo, 
a destacar o topico seguinte: "O Jornal do Recife, na gran-
de federagao da imprensa mundial, constituiu-se uma gazeta 
sui-generis, por nao ter acompanhado em tudo certos cos
tumes jornalisticos que a evolugao tem fixado como elemento 
de conservagao para a vida dos jornais. A sua atividade in
dustrial cifra-se as elementares operagoes de comercio, con-
cernentes ao amincio e a contratos de natureza tipografica, 
o que tem bastado em boa hora para o custeio estrito de suas 
graves despesas". 

Teotonio Freire e Alfredo de Carvalho escreveram arti-
gos especiais, igualmente, sobre a data comemorativa, de-
clarando o segundo: "Nestas colunas iniciei o meu tirocinio 
jornalistico e venho colaborando, ha vinte anos, com maior ou 
menor assiduidade". 

Na edigao de 8 de fevereiro principiava a cronica diaria 
intitulada "Rascunhos", cujo autor, Gelasio, escreveu mo-
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destamente: "Um pouco de prosa desataviada e o programa 
desta seQao". Sete dias apos, Armando Oliveira estreava a cro-
nica teatral "Vma vez por outra". Em marco apareciam "Pris
mas", per Nestor Diogenes, e Reparos", pelo Professor Oscar 
Farias. 

Oliveira Lima, Jose de Barros Lima, Lins e Silva, Joao 
do Norte (pseudonimo de Gustavo Barroso), Laiete Lemos, 
J . B. Regueira Costa, Mendes Martins, Barbosa Correia, Ma
nuel Arao, Fernando de Sa, Raul Monteiro, Eusebio de Sou-
sa, Carlos de Almogavar (outro travesti de Osvaldo Machado), 
que substituira L. de Marialva no rodape "Revista da Sema-
na"; Romualdo Alcino, Jose Estelita, Severino Alves Bar
bosa 8 Artur Alves Barbosa, ambos assinando "Contos em 
versos"; Brito Alves, Oliveira e Silva, Luis Correia de Brito, 
Porto da Silveira (Alberto), Araujo Filho, Severo de Barros, 
o dos "Pedacinhos", e Frederico Codeceira foram tambem co-
laboradores durante o ano em referenda. Jonio manteve 
a segao "Farpas", depois substituida pelas "Pimentinhas", de 
Sem, como se ocultava Armando Oliveira. 

Noticia telegrafica de 21 de margo provocou sensagao 
entre os leitores do matutino: foi eliminado do quadro de 
socios efetivos da Associagao Brasileira de Imprensa o Ge
neral Dantas Barreto, Governador de Pernambuco, dado co
mo responsavel pelo recente empastelamento das oficinas do 
Diario de Pernambuco. Outros despachos telegraficos deram 
conta da repercussao do caso na imprensa carioca, atrav63 
de debates pro e contra. Movimentou-se, igualmente, a im
prensa local, assegurando o Jomal do Recife, em editorial: 
"S. Ex.^ nao e nem pode ser empastelador de jornais". Se-
gundo comentario de Eusebio de Sousa, na edigao de 22, 
"nada de positivo se apurou e muito menos a culpabilidade 
do chefe supremo do Estado". Adiantara Luis Mendes, nu-
ma nota de protesto, la no Rio (aqui transcrita), que a me-
dida significava "a introdugao da politica nos destinos da 
Associagao ou, para bem dizer, o inicio do esfacelamento 
dessa corporagao, que tao grandes servigos tem prestado 
ao jornalismo patrio". Telegrafou-lhe, a proposito, Dantas 
Barreto, segundo o noticiario do Jornal: "Eu seria incapaz 
de prati'car ou consentir estragos brutais de uma oficina de 
imprensa, fossem quais fossem os ataques porventura vi-
brados contra mim. Nao sei cometer atos dessa ordem". 

A 2 de abril de 1912, Sigismundo Gongalves, "o jorna-
lista preclaro, o politico lealdoso e probo, resolveu descan-
sar a sombra dos louros colhidos e do seu magno e indiscu-
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tivel prestigio", passando a propriedade e diregao da em-
presa a Luis Pereira de Oliveira Faria, antigo arrendata-
rio. Adiantou o editor ialista: "O Coronel Luis Faria, pelo 
seu trabalho honrado, pelo seu tipo, pela sua lealdade, ten-
do sido cobrador desta folha, e hoje seu propriet^rio". 
Concluindo: "O Desembargador Sigismundo Gongalves 6 ago
ra, como sera sempre, o nosso evangelho. Os homens de bem, 
OS homens de valor tern direito k adora^ao dos seus contem-
poraneos". 

Prosseguiu a folha, na sua rota, tendo-se tornado, du
rante o ano de 1912, contratante das publicagoes oficiais 
do Governo e do Congresso Estadual, passando, assim, a 
apoiar a administragao do General Dantas Barreto. 

A edigao de aniversario de 1913 reuniu 16 paginas, o 
que, segundo nota publicada, se verificava pela primeira 
vez na imprensa pernambucana. Doze delas, entretanto, s6 
continham reclames comerciais. Constavam do corpo reda-
cional os nomes de Monte Sobrinho, Artur Gantois, Fran
klin Seve, Osvaldo de Almeida e Maviael do Prado. Mais co-
laboradores: Eduardo de Morais, Ivo Luna, Joao Gar^a 
(pseudonimo de Armando Gaioso), Silvio Fernandes, Al
fredo Campos, Silvino Lopes (muito raro), Oscar Bandeira, 
Eneas Alves, Mateus e Silva, Fernando Griz, J . Times Pe
reira, Braulio Fraga e Leovigildo Junior, enquanto Brito 
Alves continuava a aparecer na primeira coluna da primei
ra pagina, polemizando, inclusive, com outro grande cola-
borador da mesma localizagao, o Padre Leonardo Mascelo. 
Ocorriam interessantes charges politicas de J . Pinheiro e 
outros desenhistas. 

A edigao de 27 de julho do mencionado ano dedicou 
quase toda a primeira pagina ao aniversario nataliclo do 
seu redator principal, senador Osvaldo Machado, estampan-
do cliche, panegirico redacional, artigos especiais de Teo-
tonio Freire, Leovigildo Junior, Jose Estelita, Oscar Farias, 
Moises Florivaldo Chaves e Airola Barra Candido, o impres-
sor do jornal; versos de Sem e M. M. (Outros aniversarios 
do famoso jornalista, sobretudo no ano seguinte, tiveram 
projegao semelhante). No mes de agosto o matutino ini-
ciou forte polemica, de natureza politica, com o Pernam-
buco, que rompera com o Governador Dantas Barreto. 

Importante melhoramento instalou a empresa, a 29 
de Janeiro de 1914: uma oficina de gravuras, "para confec-
Qao de cliches em placas de zinco ou cobre". 

Logo mais, a 1.° de abril, verificava-se a seguanda edigao 
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de 16 paginas, mas o formato diminuido (paginas de sete 
colunas), estampando fotogravuras dos diretores — funda-
dor, continuador e atual — Jose de Vasconcelos, Sigismundo 
Gongalves e Luis Faria, e uma reprodugao da primeira 
pdgina do niimero de estreia de l.» de Janeiro de 1859. Nou-
tras paginas viam-se cliches do pessoal da redagao, revisao, 
administragao, oficinas, expedigao e distribuigao. Estav^. 
assim const!tuido o corpo redacional: Osvaldo Machado, 
Aprigio Faria, Filemon de Albuquerque, Brito Alves (so at6 
o mes de julho), Amaral Filho, Armando Oliveira, Nestor 
Diogenes, Leovigildo Junior e, depois. Nelson Firmo. Re-
porteres — Adalberto Camargo, Jose Irineu de Sousa, Jose 
Neri de Sousa Filho, Antonio de Barros e Alfredo Porto da 
Silveira; encarregado da reportagem comercial — Arnaldo 
Pinto; da reportagem forense — Jose Francisco da Fonse-
ca Gal vac; revisores — Leal de Barros, Fernando Malheiros 
e Umberto Tavares. A nova rotativa "Albert", que passou 
a ser utilizada (a primeira desse tipo chegada ao Norte do 
Brasil), foi entao exposta a visitagao piiblica. 

Lia-se no editorial da festiva edigao: "Hoje nos pode-
mos dizer, como em tempos idos: Enfim, o Jornai do Reci
fe chega a este momento com uma linda calma de consci-
encia e com a certeza de que nao mentiu a sua missao". 

"Somos — acrescentou — um jornai moderno, sem, po-
rem, a gafa do mercenarismo, porque na imprensa pernam-
bucang um jornai de tal ordam teria a dura^ao das rosas 
de Malherbe". 

A folha modernizou-se, realmente, ostentando grandes 
ilustragoes na primeira pagina, nao so de modas e aconteci-
mentos socials, mas tambem artisticos e, depois, flagrantes 
da guerra europeia, que se desencadeou no meado do ano. 
Dava edigoes comuns de 8 a 16 paginas, inserindo mate
ria abundante e variada, inclusive colaboracao, em prosa, 
de Antonio Pimentel, Oscar Farias, fertil em temas peda-
gogicos; Nestor Diogenes, cronista inveterado; Jose Eucli-
des, Albino Buarque de Macedo, Joao Lourengo, Luis Jar-
bas, Nobre Diniz, Serafim Franga, o das "Azenhas"; Ega de 
Aragao, do rodape "As sextas"; Xico Laranja, com uma se-
quencia de contos humoristicos intitulados "O relapse", 
etc. ; poesias de Fernando Mendonga, Oscar Lisboa e outros. 
Saiam perfis de alunas da Escola Normal Pinto Junior (atual 
Ginasio), assinados por Misi, afora as segoes rotineiras. Aos 
domingos divulgava-se a "Cronica Elegante". 

Defendendo o governo de Dantas Barreto, o Jornai sus-
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tentou polemica, ainda em 1914, com O Estado de Pernambu-
co, ao qual chamava, entre outros epitetos, "orgao desorga-
nizado e moribundo" (edigao de 29 de junho), criticando ao 
mesmo tempo a "audacia de urn frangote endemoninhado e 
ridiculo" (referia-se a Assis Chateaubriand, redator-secre-
tario daquele), "posto a ponta-pes" do Jornal do Recife, onde 
trabalhara antes. Tudo veio a proposito de um "Eco" da fo-
Iha oposicionista, contendo referencias, consideradas ofensi-
vas, ao Desembargador Sigismundo Gongalves, ex-diretor e 
grande amigo da empresa. 

A polemica prosseguiu, sob outros pretextos, mas de vez 
em quando interrompida, tendo como objetivo primordial a 
administragao pernambucana, criticada pelo jornal de Estd-
cio Coimbra. 

A 1 de Janeiro de 1915, a edicao de aniversario saiu com 
32 paginas, repletas de trabalhos assinados, sendo a primei-
ra delas ocupadas por um cliche do Coronel Faria e a segunda 
com o relato das realizagoes do General Dantas Barreto. Na 
terceira, cliches de Osvaldo Machado, redator-chefe; File-
mon de Albuquerque, redator-secretario, e Aprigio Faria, re-
dator e tesoureiro. 

No dia seguinte, mediante concorrencia, o Jornal tor-
nava-se, outra vez, orgao oficial do governo de Pernambuco 
e da Prefeitura do Recife. Novas secoes apareceram, em se-
guida. tais como "O Santo do dia" e "Efemerides". Paginas 
inteiras foram dedicadas, a 26 e 27, ao falecimento de Sigis
mundo Gongalves. 

A folha vinha criticando, a proposito de tudo, o Diario 
de Pernambuco, com ele travando mais acerba polemica no 
mes de agosto. Dizia que a neutralidade politica do "mais 
antigo" era baseada na conveniencia, visando, diretamente, 
ao diretor do congenere, Carlos Lira Filho (Carlito), atraves 
de artigos redacionais e de versos satiricos que transborda-
vam para a ridicularia, assinados por Sem, Ling-Fong e ou
tros pseudonimos. Ao mesmo tempo, o Jornal criou a ques-
tao do "Chapeu do Chile", atacando a honorabilidade do jor-
nalista Mario Melo, caso que remontava ao principio da cam-
panha dantista. 

No mes em referenda aparecia a segao "Recreio da Pe-
tizada", saindo as quintas-feiras, sob a responsabilidade de 
Catiirra. Em outubro vieram as paginas de "Modas e Ele-
gancia" e "Aos domingos", esta de Literatura, na qual en-
traram a figurar trabalhos de Silva Lobato, Mario Linhares, 
Jos6 Penante, Olegario Mariano, Gaspar Regueira Costa, Oli-
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veira e Silva, J . Guerra, Taurino Batista, Fernandes da Cos
ta, Milton Correia de Araujo, Carmencila Ramos, Tenorio de 
Cerqueira, etc. Eram colaboradores da primeira pagina, en-
tre outros, Rafael Correia de Oliveira, Fetisberio Pereira, 
Osorio Borba, Osvaldo Lima, Faustiiio e K. Margo. 

Edicao recorde foi a de 1 de Janeiro de 1916, que atin-
giu quarenta paginas, algumas coloridas, figurando, na ini-
cial, grande ilustragao, tendo como legenda o soneto "Ale-
goria a Paz", de Arnaldo Pedroso. Nas resi antes, materia 
assinada pelos melhores colaboradores e a parte de aniincios, 
bem nutrida. em que se notavam apreciaveis motivos de arte 
grafica. Do editorial publicado constava o topico: "De Jose de 
Vasconcelos ate agora — dizemo-lo sem temer contestaQoes 
— esta follia nao tern tido preocupagoes subalternas, colo-
cando acima de tudo o bem publico, sem receio das imposi-
Qoes loucas da multidao, nem tao pouco das investidas epile-
ticas do poder". 

O preco das assinaturas, que desde muitos anos se man-
tinha na base de 24S000 e 12S000, respectivaraente, por 
ano e por semestre, foi alterado para 28S000 e 14S000. conti-
nuando o numero avulso a ser vendido a 100 reis e o a!ra-
sado a 200 reis, com lisonjeira aceilagao por parte do pu
blico ledor. 

A 1.° de abril — 1916 — comeQou o Jornal do Recife a 
divulgar uma edigao vespertina (ver Vol. I l l ) , tornando-se 
assim a unica empresa jorna'istica, no norte do Bra-^il, a dar 
duas edicoes diarias, uma vez que fracasiara, um ano anies, 
a tentaliva do Diario de Pernambuco. No dia 5 de maio. 
Mario d'Agiiillai, ou seja, Osvaldo Machado, iniciava as "Car
tas sem Selo", a respeilo das quais, em novembro, quando 
a primeira serie foi publicada em volume, e:crevia A Pro-
vincia: "Sao farpas bem manejadas e que acertam o alvo, 
produzindo o desejado efeilo", acenluando que o aulor tinha, 
"para tudo, uma ponta agugada de iionia". 

Nesse ano, o Jornal atravessou grande crise de papal, 
em consequencia das dificuiCiades oriundas da guerra euvo-
peia, cliegando a dar edicoes de apenas quairo paginas, com 
a na'ural suspensao de varias secoes, sobre udo a de Lite-
ratura. Foram relirados do cabegalho, a 13 de ju'lio, os no-
mes do3 principals redalores, no lugar dos quais licou are
nas o do dive or-proprielarJo. No mes dc ^e'embro, d'a 12, 
quavido em servico, o reporier Adalber!o Camargo foi agre-
dido, em plena sesiao do Conselho Municipal, pelo conselhei-
ro Manuel GonQalves da Luz, so nao tendo sido ofendido fi-



146 LUIZ DO NASCIMENTO 

sicamente devido k intervengao de terceiros. Tambem sofreu 
agressao, em novembro, o redator Taurino Batista, defronte 
do Cinema Path6. 

A edigao de aniversario de 1 de Janeiro de 1917 constou 
apenas de dezesseis paginas, ainda devido a crise do papel. 
Foi nesse mes que se verificou o rompimento entre o gene
ral Dantas Barreto e Manuel Borba, que o substituira como 
governador do Estado. Contra o segundo voltou-se o Jornal 
do Recife, que teve, logo mais, de abrir nova polemica com 
A Provincia. 

Publicou-se, em margo, um boletim avulso, no qual es-
tavam escritas infamias contra o chefe do governo. Preten-
deram os amigos da situagao que o prospecto houvesse sido 
impresso nas oficinas do Jornal do Recife, do que resultaram 
ameagas de empastelamento, nao concretizadas porque evi-
denciada ficou a falsidade da acusagao. 

No ano seguinte, ja nos liltimos meses, o Jornal iniciou 
larga campanha contra o trust do querosene, mantido pelas 
empresas Standard e Texas, cuja atitude verberou com vee-
mencia, motivo por que foi alvo de ameagas por parte do su-
perintendente da segunda, tendo a policia que intervir. 

Apos dezenove anos de "batente", retirou-se da redagao, 
em novembro de 1918, Osvaldo Machado, fazendo-o "por mo-
tivos personalissimos". 

Entre fins do ano precedente e principios de 1919, acen-
tuou-se a crise de papel. So a 1 de maio foi restabelecida a 
normalidade, com a volta das segoes suspensas e ampliagao de 
outras, inclusive do servigo telegrafico. "Artes e Letras", a 
pdgina das sextas-feiras, organizada por Paula Judeu (pseu-
ddnimo de Osvaldo de Almeida), passou a apresentar traba-
Ihos de Arnaldo Lelis, Hermogenes Viana,, Raul Monteiro, 
Flanklin Seve, Joao Fioravanti e outros, afora a transcrigao 
de escritores c§lebres, nao Ihe faltando, igualmente, algu-
mas ilustragoes. Maviael do Prado vinha publicando contos 
humoristicos em versos. Wald encarregava-se de charges e 
caricaturas. Outros colaboradores: Barbosa Lima Sobrinho, 
Jos6 Paulo Barbosa Lima, Joao Barreto de Meneses, Costa 
Monteiro, etc. Aos domingos, ocorria a segao "Modas e Ele-
gancias", a cargo de Gaby & Desly, ao passo que, nas tergas-
feiras, se divulgava "De tudo para todos", com a assinatura de 
Agricultor. De maio a dezembro, reaparecia o "Recreio da Pe-
tizada" as quintas-feiras, segao assinada por Caturra, de li-
teratura para criangas, servida de retratinhos e quadros hu
moristicos, Curiosidades, Maximas e Pensamentos, Frases C6-
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lebres, Medicina em Pilulas, contos escolhidos e a colaboragao 
mirim de Veiga Junior, Ildefonso Lopes, Eudes Barros, Maria 
Jose Vanderlei, E. Castelo Branco, Antonio Galdino A. da 
Silva, Vidal da Fonseca e outros. A partir de 8 de outubro, ^s 
quartas-feiras, via-se, na primeira pagina, a se?ao "Entre 
Netuno e Venus", sob a responsabilidade de Tritao, pseudoni-
mo de Austriclinio Ferreira Quirino, ja "batizado" Austro Cos
ta, tambem assinando-se Tibaldo d'Alcazao. Nela apareciam 
poesias dos nomes em evidencia no Recife, alem das cronicas 
mundanas, em prosa e verso, sobre o movimento das praias 
de Olinda, do proprio Tritao, notas diferentes e a enquete 
"Com que idade devem os homens e as mulheres se casar?" 
Nao ultrapassou o terceiro mes. 

Na edigao de 18 de dezembro de 1919, quando da substi-
tuigao do Governador do Estado, ocupou toda a primeira pa
gina uma "homenagem as vitimas do borbismo", represen-
tada por um desenho de mulher junto a um tumulo e, abai-
xo, uma caveira; ao redor, entre vinhetas, quadrinhos com 
a nomenclatura dos locals onde haviam ocorrido violencias 
policiais, figurando, em tipo maior, a Encruzilhada, que foi 
teatro da chacina do mes de agosto. Alem disso, destacava-
se, na terceira pagina, um artigo de tres colunas, intitulado 
"Inventario Negro". 

Como materia de grande interesse para os leitores, pelo 
condimento de humorismo que trazia, o matutino vinha pu-
blicando, transcritas d'O Imparcial, do Rio de Janeiro, as 
celebres cronicas do Conselheiro XX (Umberto de Campos). 
Criou-se, igualmente, a segao "Rindo e castigando", em ver
sos de Joao Gaibu (pseudonimo de Franklin Seve); e Artur 
Alves Barbosa publicava cronicas "D'Alem Mar", vendo-se, 
ainda, trabalhos assinados por Jaime d'Altavila. correspon
dents em Maceio, e Eustaquio Pereira (Faneca), folhetins, 
etc. 

Nada obstante haverem terminado as dificuldades cria-
das pela conflagragao europeia, o Jornal perdeu um pouco, 
em 1920, a sua marca de folha moderna, ilustrada, de aspecto 
atraente. As segoes se restringiam pouco a pouco. Retirou-
se, a 14 de Janeiro, o redator Artur Gantois. Em 1921, como 
alias no ano anterior, a edigao de aniversario constou de 21 
paginas, a maioria delas em duas cores, ostentando regular 
colaboragao. 

Era, entao, a seguinte a equipe dos "operarios da pena" 
do matutino: Jose Filemon de Albuquerque, redator-secreta-
rio; Aprigio Faria, Taurino Batista, Maviael do Prado; Bar
bosa Lima Sobrinho e Bentes de Miranda, redatores; Luis 
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nSn^lr^^'^'Z^^''''^^''-^ ' '^ ^^° ^^ J^"^^^°: Luis Gomes do 
S ^ ^ ^ ' m ^ ^ ' ' ' ' ^ ^ Ribeiro, Landulfo Medeiros, que, em 
M S ^ L ^1 ^•^^;i' '^'^^^^^^^ Tondela Junior, ror morte deste; 
Moises Flonvaldo, Nicomedes Hartman e Leonidas do Ama-
rai, auxihares da redagao ou revisores. A gerencia conti-
nuava a cargo de Francisco Pereira de Sousa, sendo auxilia-
res do escritono Joao Ferreira da C. Monleiro, Tomaz de 
Aqumo, Abelardo Ferreira, Pedro Faria, Joao Emidio Pedro 
Rego Barros e Jose Felix de Oliveira. 

Na edigao de 3 de abril de 1921, Barbosa Lima Sobrinho 
escrevia a "mt ima Cronica", na qual declarou sentir-se in-
compatibilizado com os que dominavam sua terra, acentu-
ando: "Em Pernambuco fui e sou apenas suassunista". E 
concluiu: "Nao posso viver aqui com essas ideias; devo, pre-
ciso part ir . E eis porque, neste momento de despedida s6 
encontro para a minha partida um motivo, uma razao — 6 
que sou realmente pernambucano". 

O Jornal nao podia deixar de ter uma secao de versos 
humoristicos. Assim e que, retirado Joao de Gaibu da cir-
culacao, entrou Ze de Casa (Eustorgio Vanderlei), a 22 de 
maio, com os "Pinguinhos". 

Em consequencia de acordo com as demais empresas 
jornalisticas, o prego do numero avulso passou, a 1 de julho, 
para 200 reis. A assinatura anual, que ja estava a 35S000, 
subiu para 48S000, ficando o semestre por 25$000 e o trimes-
tre por 13$000. Quanto a assinatura anual para o exterior, 
passou de 60$000 para 80$000. No mesmo mes, precisamen-
te no dia 31, voltava o matutino, como os demais da capital 
pernambucana, a obedecer a tregua dominical, deixando de 
circular as segundas-feiras, para isso forgados por lei mu
nicipal (36) . 

Ainda em 1921 entravam para o corpo redacional, onde 
a tuaram por pouco tempo, Jose Lins do Rego e Cussy de Al
meida Junior. Novos colaboradores: Everino Berna, Lucilo 
Vareiao Bianor de Medeiros, Joaquim Inojosa, Chagas Ri
beiro Ribeiro do Couto, etc. Em setembro criou-se a segao 
de elegancias "O verao em Olinda". Nesse ano o gerente era 
substituido, interinamente, por Aprigio Faria. 

A edigao de aniversario do ano seguinte, apesar de con-

' ^^7^ A~7 Hf. rmio de 1920 reunira-se, pel-, primeira vez, na redagao d'O . . ^^-^ .^fJ nm? turma de jornalistas, a fim de estudar a reivmdicagao Intransigente, uma turma ae J" ^ ^ ^ ^ is ^^ encontravam 
do descanso domim^^al para a classe,̂ ^^^^ ^^^^J ^^^.^^^ ^^.^.^^^ ^^ 
^ \ T " ^an^SRibe?"o!'Moises Florivaldo e Artur Ganto.s. 
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ter apenas 16 paginas, apresentou-se repleta de produgoes 
de prosadores e poelas, tais como Carlos Dias Fernandes, Au-
gusto Rodrigues, Auslro Costa, Joaquim Inojosa, Sady Ga
ribaldi, que tambem pertenceu ao corpo de redatores, etc. 
Aparcceu, depois, a cronica "Rendas", de insergao espora-
dica, com a assinatura de Claudia de Lara (pseudonimo de 
Fredovinda de Sa Pereira). 

1922 foi um periodo de grande luta politica, desde quan-
do OS partidos escolheram seus candidatos a sucessao gover-
namental: do lado borbista, Jose Henrique Carneiro da Cunha, 
e, do lado pessoista, Eduardo de Lima Castro. O Jornal do 
Recife adotou a primeira das candidaturas, entrando, firmf», 
na campanha contra a segunda, em consequencia do que 
teve de travar veemente polemica com o Jornal do Commer-
cio e, em particular, seu diretor, Joao Pessoa de Queiroz, tro-
cando doestos e descomposturas, e com A Provincia e seu 
redator-chefe, Gongalves Maia. O segundo dos candidatos 
tinha o apoio do presidente EpitAcio Pessoa e contava com 
a forpa federal aquartelada no Recife. 

Esaa propaganda politica ocupou grande espaco do ma-
tutino, culminando com as sangrentas ocorrenclas pos-
eleitorais, uma vez verificada a vit6ria do candidate bor
bista. Sucediam-se tiroteios e o Jornal foi ameagado de em-
pastelamento, sendo por vezes alvejado o seu edificio; dei-
xou, por isso, de circular nos dias 30 e 31 de maio, uma vez 
que o pessoal de servigo recusava sair de casa rumo k reda-
gao e oficinas. "Nunca Pernambuco pensou ter dias tao 
rubros, tao negros para a sua historia" (edigao de 1-6-1922). 
O Estado esteve a pique de sofrer os vexames duma inter-
vengao federal e os acontecimentos nao se agravaram ain-
da mais porque sobreveio um acordo politico, com a escolha 
do juiz Sergio Loreto para ocupar o governo, independente 
de eleigao. 

Mai tivera inicio a mencionada campanha politica, re-
tirou-se do Jornal, a 26 de maio, o redator Taurine Batista. 
Outros redatores eram admitidos, como Oscar Farias, Val-
demar de Amorim, Machado Dias, cronista desportivo e Mo
rals de Oliveira, cronista elegante, saindo Manuel Ribeiro. 
Colaboragao de Esdras Farias, Raul Machado, Costa Rego 
Junior, Visconde de Sapucaia (pseudonimo de Severino Cor-
reia de Araujo), Antonio Fasanaro, que mandava "Cronicas 
da Italia"; Eustaquio Gomes, Pedro Lopes Junior, Angelina 
Ladevese e Cleto Campelo Filho, que iniciou, precisamente 
a 29 de outubro, uma serie de cronicas de viagem, intitu-
ladas "Do Recife a Goiaz". 
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A 26 de setembro foi agredido, fisicamente, em Floresta 
dos Leoes (atual Carpina), onde estava em descanso, o Co-
ronel Luis Faria, vindita atribuida aos irmaos Bandeira, 
como mandantes, devido a campanha feita pelo matutino 
em favor da independencia daquela localidade. 

Na edigao de aniversdrio de 1 de Janeiro de 1924, com 
24 paginas e boa materia de colaboragao, modificou-se o ca-
begalho, ficando o cliclae do titulo, sempre em letra g6tica, 
bem maior, de modo que os dizeres do Expediente, que Ihe 
ficavam ao lado, foram transportados para um canto da se-
gunda pagina, lendo-se nele: "6rgao de informaQoes, noticio 
so e independente. Impresso em maquina rotativa, a qual 
tira ate 16 paginas e imprime 32.000 exemplares em uma 
hora. Composto em maquinas linotipo". 

Lia-se, no artigo "de beira": "Governos crueis, concilia-
bulos satanicos, projetos maquiavelicos, conspiragoes vis, pia
nos infernais, maquinagoes indignas, tudo tern sido urdido 
para nos reduzir a fragilidade, ao silencio. Tudo inutil. Ses-
senta e dois anos de ininterruptas vitorias tem respondido 
aos ataques dos inimigos matreiros". 

Na mesma data realizou-se festiva aposigao dos retra-
tos do Coronel Faria e dos redatores principals Filemon de 
Albuquerque e Aprigio Faria, na sala da redagao. 

Durante os anos de 1923 e 1924 manteve-se a colabora-
cao de Barbosa Lima Sobrinho, procedente do Rio, apare-
cendo, ainda, Olimpio de Magalhaes, Jose Fasanaro ("De Na-
poles"), Monteiro Torres, Jose Mindelo, Gil Granville, Joaquim 
de Arruda Falcao, L. C. Cardoso Aires, Ildefonso Falcao, 
("Bilhetes da Alemanha"), Adauto Xavier, Leduar de Assis 
Rocha, Djalma Tavares, Murilo Costa (37), Esdras Farias, 
Leovigildo Junior e Eustorgio Vanderlei, os tres ultimos ja 
redatores, em substituigao a outros mais antigos, inclusive 
Leonidas do Amaral, que faleceu a 7 de julho de 1924. 

Ainda em 1923, a segao "Pinguinhos' foi substituida 
por "Vira-Voltas", de Joel, e, no ano seguinte, substituia-se 
a ultima por "A Cidade", de Garoto, com caricatura de Es
dras Farias junto a epigrafe e a assinatura; mas foi subs-
tituido em 1925, entrando Ze Prosa (Eustorgio Vanderlei) 
com as "Conversas em versos", que duraram ate 1928, quan-
do Ihe tomou o lugar o humorista Sa-Poti (Pedro Lopes Car
doso Junior), tambem ja redator, com os "Sal . . .Picos". 

(37) O poeta Murilo Costa adotou, em 1925, o pseudonimo De Marcos, 
escrevendo contos, e em 1927 aparecia feito Miosotis na cronica "Retalhos 
da Vida". 
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Foi criada, ern agosto de 1924, a secao "A nossa pagina 
mundana", envolvendo Artes, Letras / Modas, Cinemas e 
Curiosidades, nela colaborando, entre outros plumitivos, Ama-
ro Vanderlei, usando o pseudonimo Conde d'Alem-Mar, e 
Maria Isabel Dourado, que se assinava Dalila das Floras. As 
segoes substituiam-se, sem firmeza de continuidade; mas ti-
veram boa duragao as "Cartas Enigmaticas", de Venceslau 
Semifusa (Eustorgio Vanderlei). Anuncios, havia-os em 
profusao (38). Nesse ano era admitido na empresa Eugenio 
Coimbra Junior, feito reporter, cargo tambem ocupado, al-
gum tempo, por Severino Alves Barbosa. 

Iniciado 1926, ainda estava no auge a campanha con
tra o governo de Sergio Loreto, inclusive atraves das "His-
torias de Trancoso" e das "Historias da Carochinha", assi-
nadas por Malazartes (outro pseudonimo de Eustorgio Van
derlei), o que Ihe valeu uma agressao, a 22 de junho, por 
capangas de chefes politicos exaltados (39). O Coronel Faria 
sofreu vexames, igualmente, tendo sua residencia sitiada 
por "paus-mandados" e sua vida ameagada, isto nos ultimos 
dias do mandato do juiz-governador, em meados de outu-
bro. Desde 31 de julho que Francisco Faria assumira a ge-
rencia. 

No ano seguinte, comegou, a 6 de Janeiro, a publicagao, 
em folhetim, do livro assinado pelo senador Manuel Borba: 
"S6rgio Loreto e o seu governo em Pernambuco". Logo de-
pois, reencetava-se a campanha, dessa vez contra a candida-
tura situacionista do ex-governador Sergio Loreto a uma 
cadeira na Camara federal, pelo segundo distrito, campanha 
que foi secundada por Jose de Sa, nas "Solicitadas", em apoio 

(38) Curiosa propaganda publicou o Jomal do Recife, edigao de 17 
de fevereiro de 1924, num quadro de duas colunas. Dizia: "Lenine, antes 
de exalar o ultimo suspiro, pediu a todos para fazer uma visita a Alfaia-
taria Tic-Tac. E escreveu as seguintes quadras": (enorme versalhada d e . . . 
Lenine, fazendo a propaganda do referido estabelecimento). 

(39) De volta ao expediente da redagao, Eustorgio dirigia-se a sua re
sidencia, quando, ao passar pela rua do Aragao, bem proximo k Delegacia 
do 2° Distrito Policial, foi abordado por tres indivlduos. Um deles per-
guntou: 

O sr. e o professor Eustorgio Vanderlei? 
Sim. Sou eu mesmo — respondeu o jornalista — Que desejam? 
Eu trago esta encomenda para o sr. — disse o interlocutor, ao mesmo 

tempo que puxava de dentro do paleto um cacete embrulhado em papel de 
jomal e o brandia contra Eustorgio. 

Os dois outros individuos fecharam o cerco, e o agredido s6 saiu com 
vida porque um cavalheiro, nao identificado, que assistia a cena, da far-
macia proxima, sacou do revolver e pos os capangas em correria. 
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k candidalura exira-partidaria de Carlos de Lima Caval-
canti as eie'coes de 24 de fevereiro. 

Estava a fren'e do governo estadual Esiacio Coimbra. 
O matutino a principio auscullando o terreno, cheiou a con-
clusao de que as promessas de S. Ex^. de bem administrar, 
haviam falhado e. a 18 de outubro de 1927, da^a do primeiro 
aniversario de tal gestao, terminou longo artigo de crltica 
com a seguinte frase: "Somos dignos de um governo melhor". 

A edigao de aniversario subiu, em 1923, para 48 pagi-
nas, dizendo o articulista, no editorial comemorativo: "O 
Jorral do llecife so conta virtudes na historia do seu passa-
do, virtudes que nos ate hoje temos mantido na sua pureza, 
alimentando, com fervor e crenga, o fogo sagrado das ideias 
defendidas por aqueles que as souberam guardar". 

Noutro topico: "Na sua fase atual, o Jornal do Recife 
mantem inteira independencia de ideias, alheio por com
plete as injungoes da politica do pais. O seu alvo supremo 6 
o interesse do povo, o bem coletivo. Nao tem caprichos nem 
ambic5es". 

Osvaldo Machado, que voltara como colaborador, assi-
nando artigos diversos, reencetou, a 30 de Janeiro, as '"Cartas 
sem Selo" (Mario d'Aguilar), em terceira serie. Mas nao fo-
ram alem da XV. 

No decorrer do ano, o Jornal manteve atitude mais ou 
menos discreta. Ja no fim, porem, a 23 de outubro, estam-
pou o editorial "A opiniao do governo mudou", voltando-se 
contra a administracao que deixara de cumprir suas promes
sas (40) . Ao mesmo tempo, batia-se, em polemica, com A 
Provincia, a que dava o epiteto de "Pega-Mosca". Entre os 
pontes fracos atacados sobressaia o caso do rebocador "Es-
tacio Coimbra", que deu lugar a instrugao de um processo, 
por delito de imprensa, contra o Coronel Faria, baseado no 
suelto sob o tiiulo "Esta aparecendo", na edigao de 15 de 
dezembro. Dizia a denuncia haver o jornal afirmado que o 
governador, "com a compra do mencionado rebocador, dis-
traiu, esbanjou os dinheiros piiblicos ou — o que e o mes
mo — eonsentiu que outrem subtraisse ou distraisse esses 
dinheiros, pertencentes a Fazenda estadual, deles desviando 
uma parcela de 50 contos, que alguem pagou, o que confi-

(40) Outro comentario, na mesma data, aludiu a perseguigSes a im
prensa, por motivo das eleigoes municipals em expectativa, adiantando que, 
em Bom Jardim, o jornalista Osvaldo Lima fora ameagado de prisao e es-
pancamento. e, em Correntes, o delegado de pollcia prendera um jornnlisla 
que Ihe criticara as violencias. 
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gura o crime previsto no artigo 221 do Codigo Penal, comb.". 
Em consequencia, foi o diretor-proprietario condenado, 

pelo Juiz Agripino Tirso de Nogueira Lim.a, em data de 3 de 
outubro de 1929, a seis meses de prisao, multa de 2.500S000 
e custas, sendo arbitrada a fianga de l.OOOSOOO para o caso 
de apelacao e designado o Quartet do Derby para local do 
cumprimento da sentenga. O condenado apelou, permane-
cendo em liberdade, e do processo nao houve mais noticia. 

Ainda em 1929 o matutino esposou a campanha da Ali-
anca Liberal, defendendo as candidaturas Getulio Vargas — 
Joao Pessoa a Presidencia e Vice-Presidencia da Republica, 
apoiadas pelo Partido Democrata de Pernambuco. 

Durante os ultimos anos, o Jornal acolhera producoes 
variadas: de Jarbas Peixoto, inclusive as suas "Dominicais"; 
Santos Leite, Monteiro de Melo, Hermes Pontes, Ildefonso 
Bezerra, Mauricio Mala (outro travesti de Eustorgio Vander-
lei), Abaete de Medeiros; Seve-Leite, ou seja, o juiz Severino 
Alves Leite; Heloisa Cbagas, Lauro Borba, Bertoldo de Ar-
ruda, Silvia Moncorvo, que assinou, anos a fio, a s§rie "A 
margem da vida"; Hersilio de Sousa, Eduardo de Morals, 
Joao Eustaquio Pereira (Paneca), Joaquim Pimenta, Stenio 
de Sa, Romualdo Pimentel, Valdemar Valente (poesia), Pe
dro Brandao, J . Ribeiro, Iveta Ribeiro, Elpidio Sacramento, 
Paulo Guedes, Teresinha Caldas, F . J . Fei'nandes Pires, Ro-
dovalho Neves, Cleto Campelo, Antonio Dias, com artigos 
locals e, depois, "Da Lusa Terra"; Mario Coelho Pinto, Pedro 
Lopes Cardoso Junior, com a secao "Vez por outra", segui-
da da serie "Uma por dia" (em substituigao as cronicas do 
Conselheiro XX), alem da "Salada Dominical" e dos " S a l . . . 
Picos" (versos), nas quais utilizava, quase sempre o pseu
donimo Sa-Poti; Afonso Costa, Adalberto de Matos, Fer
nando Baltazar de Mendonga, Pereira de Assungao, Reis 
Lisboa, Mariano Lemos, Racine Guimaraes, Berguedof El
liot, Frei Angelo de Campora, Altamiro Cunha, Silvia Patri
cia, Apio de Sousa, Borges da Silva, Armando Alencar, Rai-
mundo Fontenele, Nestor Diogenes e outros. 

A 24 de dezembro de 1929 iniciava-se a colaboragao de 
Paulo Derby (pseudonimo de Ventura Correia), especialista 
em assuntos economicos, focalizando, sobretudo, o tema "Ta-
xa Cambial". 

Sempre atento aos problemas pernambucanos, o Jornal 
desenvolveu campanhas de grande repercussao. As questoes 
da banha, do agiicar, da Great Western (hoje Rede Ferro-
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S^ta'lSdot^ ' °"'̂ " '"̂ " '̂°̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ -̂ -̂ ^̂ °-
edira^nTl°' ' - ^^^? ' ° •'^^^^ apareceu, a 1 de Janeiro, em 
e abnnri.n? r ' ' ^ " ° ^ ' '̂ ^ P^^mas, repleta de boa materia 
rnnH,?!,, ? ^ anuncios. O artigo principal, comemorativo. 
concluiu assim: "O ano que hoje se inicia tem, para o Jornal 
do Recife, dupla significagao. Traz-lhe a vitoria de mais 
uma etapa percorrida, a satisfagao de contemplar loda uma 
trajetoria plena de luminosidades, sem que Ihe faga esmore-
cer o cansago da longinqua Jornada, fi que este ano novo pro-
mete a todos OS brasileiros a esperanga auspiciosa de melho-
res dias para a patria. Nos horizontes da nacionalidade 
raiam ja os primeiros claroes da madrugada do dia da liber-
tagao e quando, dentro do ciclo de mais urn ano, festejar 
esta folha mais outro aniversario, esperamos que todos esta-
rao felizes e satisfeitos por verem o Brasil integralizado nos 
seus verdadeiros destines". 

Foi, realmente, o Ano da Revolugao e o matutino serviu 
de arauto dessa causa, enchendo suas colunas de comentd-
rios politicos e telegramas copiosos sobre a situagao geral 
do pais, inclusive a revolta do municipio de Princesa, na Pa-
raiba, e os acontecimentos do Estado de Minas. 

Quando ocorreu a revolugao, iniciada na madrugada de 
4 de outubro, foi preso, pelos legalistas, o jornalista Pedro 
Lopes Junior, que, estando de plantao na redagao, saira k 
cata de informagoes sobre a luta, so conseguindo libertar-se 
com a vitoria dos revolucionarios, 56 horas depois. E teria 
sido fuzilado — dizia-se — se a revolugao fracassasse. En-
quanto isto, morria, como combatente, o jovem Amaro de 
Albuquerque Melo, do corpo de linotipistas do jornal. fiste 
deixou de circular no dia 5, devido aos acontecimentos, pros-
seguindo depois normalmente. 

Durante o ano seguinte, o Jornal do Recife constituiu-se 
meticuloso observador dos fatos, comentando-os e apontan-
do deslises. A 28 de outubro de 1931, saiu o artigo "Honran-
do a farda", de grande repercussao. focalizando ,os jneda-
Ihoes da revolucao e os autenticos revolucionarios No dia 
seeSnte rebent6u o movimento do 21.° B. C. e a Intervento-
ria mandou suspender a circulagao da folha, sendo preso . 
no d ^ 31, varios redatores, inclusive Filemon, Aprigio e ou-
tros acuskdos como implicados na intentona. O diretor-pro-
rSetario ficou preso na propria residencia, enquanto os de-
S s fo?am parar na Casa de Detencao. O Jornal so voltou 
a lame no dia 4 de novembro, sob censura. 
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fisse regime continuou (41), dando lugar a que se inten-
sifjcassem os ataques ao governo e aos orgaos que o defen-
diam: Diario da Manha e Diario da Tarde, o que resultou 
em azedissima polemica. 

Aprigio Faria, que reassumira a gerencia em carater 
definitive, viu-se preso, novamente, ja em Janeiro de 1932, du
rante cinco dias. 

O governo revolucionario perdera as simpatias publicas. 
Sobreveio larga campanha do matutino pela volta do pais ao 
regime constitucional, paralelamente aos artigos assinados 
pelo General Vilela Junior, sob o titulo geral "Pela Consti-
tuinte — Avante!" 

No dia 9 desse mes divulgava-se a seguinte nota: "Del-
xou, ha meses, de fazer parte desta folha o sr. Alfredo do 
Carmo Carvalho". Outro redator, Eustorgio Vanderlei, jd 
havia transferido sua residencia para o Rio de Janeiro. 

Como sucedera no ano anterior, a edigao de aniversirio 
de 1933 exibiu alegoria de pagina inteira. a primeira, o que 
continuou a se verify car em datas identicas de 1934 e 1935. 

O Jornal das Criangas, orgao independente, de publica-
gao quinzenal, dirigido por Carlos Leite Maia (O Mano Mais 
Velho), foi transformado, a 26 de margo de 1933, em segao 
do Jornal do Recife, sendo divulgado aos domingos, ocupan-
do pagina inteira. Outras segoes foram criadas, inclusive 
"Agricultura e Pecuaria", mas tiveram predominancia a "Vi-
da Feminina" e "Cinematografia". A 2 de julho voltou Os-
valdo Machado ao corpo redacional, reencetando a publica-
gao das "Cartas sem Selo", de Mario d'Aguilar. No mes se
guinte, modificava-se o cabegalho, diminuindo a largura do 
cliche do titulo para quatro, depois cinco colunas, enquanto 
a ultima pagina se modernizava, passando tambem a adotar 
cabegalho, em quatro colunas, inserindo materia redacional, 
inclusive telegramas. O Jornal tomou nova feigao, estam-
pando extensos artigos de fundo, movimentando todas as 
segoes. 

A edigao de aniversario de 1934, antecipada para 31 de 
dezembro, com 48 paginas, foi, pela primeira vez. dividida 
em tres cadernos. Em abril, deixava a redagao Cleofas de 
Oliveira, que fora a principio revisor e, depois, reporter. 

O ano em referenda proporcionou dois rudes golpes ^ 
redagao, com o falecimento, a 24 de julho e 17 de agosto, 

(41) So a 17 de junho de 1934 resolveu a Interventoria suspender a 
censura, atendendo a insistente apelo da Associagao da Imprensa de Per-
nambuco. 
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respectivamente, de Pedro Lopes Cardoso Junior e Aimbire 
Kaniir.ura de Lima Leal (42), companheiros dignos e talen-
tosos, o primeiro dos quais um dos jornalistas mais comple-
tos da 6poca, que redigia nao so o artigo de fundo, sisudo e 
doutrinador, mas tambem o comentario leve e o mais deli-
cioso humorismo, tanto em prosa quanto em verso (43). 
Ainda nesse ano (1934), o industrial Joao Cleofas iniciava, 
em setembro, uma serie de artigos, intitulados "Em revista", 
nos quais respondia, em linguagem energica, a alaques do 
Diario da Manha, polemica que durou cerca de um mes. A 
17 de outubro, Aprigio Faria passou a figurar, no expedi-
ente, como diretor, no lugar do Coronel Faria, seu pai. 

1935 comecou com uma edigao de 40 paginas, em tres 
cadernos, a primeira das quais ocupada por expressiva ale-
goria, tendo como legenda "Pela Patria — Pela Justica — 
Pelo Povo". A 3 de Janeiro, Celio Meira, que ja publicava as 
"Dominicais", em rodape, passou a escrever, tambem, cro-
nicas diarias, de sabor humoristico; a 17 de abril, o lugar das 
"Cartas sem Selo" foi ocupado por artigos intitulados "Bom-
Dia", assinados por S. M., e no dia 12, o Mano Mais Velho 
retirava-se, com sua segao "Jornal das Criangas", que foi 
substituida pelo "Jardim da Infancia". a cargo do Jardineiro 
Zuzu. 

A 14 de abril, a edigao ostentou cliche de pagina inteira, 
a primeira, envolta em tarja, do velho Luis Faria, falecido 
na vespera, e a legenda: "Dor e Saudade". A terceira pagina 
foi ocupada com necrologio e noticiario sobre o extinto, um 
autentico batalhador da imprensa, desde a sua mocida-
de (44). 

(42) A A . I . P . homenageou a memoria dos dois confrades com sessao 
magna, que se realizou a 24 de agosto, no Gabinete Portugues de Leitura, 
quando Silvino Lopes fez o necrologio de Pedro Lopes e Luiz do Nasci-
mento o de Aimbire Kanimura. 

(43) O jornalista Pedro Lopes Cardoso Junior deixou publicado, sob o 
pseudonimo de Sa-Poti, o livro "Bahu de Turco", todo de versos de fina 
verve. Foi editado pelo proprio autor, em 1932, sendo impresso nas ofici-
nas do Jornal do Recife. Bem recebido pela critica. 

Quando, em 1921, Pedro Lopes Junior ainda trabalhava na imprensa 
de Natal, norteriograndense que era, escrevera o grande Luis da Camara 
Cascudo, a seu respeito, no livro "Alma Patricia": "Comentador irresisti-
vel dos fatos diarios, ironico sintetizador de pilhcrias e chistes, seu verso 
6 uma modalidade rimada do lapis de Gavarni". 

(44) O Coronel Faria, mesmo no ultimo periodo de vida, enquanto 
pode manter-se de pe, dedicou integral atengao ao seu jornal, sobretudo 
no tocante ao setor comercial, dando-se ate ao luxo de recusar a divulga-
gao de anuncios cujo teor Ihe desagradasse. Por outro lado, lia e anotava 
todos OS diarios, de manha e a tarde, a fim de descobrir provaveis "furos" 
e admoestar os reporteres relapses. 
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Verificada a edigao do dia seguinte — 15 de abril de 
1935 — ainda dedicada a memoria do diretor, foi o Jornal 
suspenso, em carater "temporario", por inexplicavel delibe-
racao dos membros da familia. Era, praticamente, o fim da 
existencia ininterrupta de um grande diario com 76 anos 
bem vividos. 

Nos ultimos anos, alem de Filemon do Albuquerque, 
"profissional competente, maneiroso e sagaz" (45), que mou-
rejava no matutino desde 1902, e dos nomes ja citados, fi-
guraram nos diferentes setores da redacao: Batista de Oli-
veira, Pedro Brandao, Abdenago de Araiijo, Reis Lisboa, Pe
dro Pope Girao, Berguedof Elliot, Jose Carlos Dias, Hamil
ton Ribeiro, Luiz do Nascimento (revisor e depois tradutor 
de telegramas (46), de Janeiro de 1931 a setembro de 1934), 
Renato Gouveia, Ascendino Neves Neto, Noely Correia, Jos6 
Maria das Neves Sobrinho e Mauro Monteiro. Pela revisao 
passaram, em diversas fases: Otavio Domingues, Vicente No-
blat. Pereira de Assungao, Augusto Fernandas Viana, Paulo 
Tarso de Franca Pereira, Antonio Cipriano de Morals Na
varro Neto, Agricio Salgado Calheiros, Gumercindo de Amo-
rim, Sanelva de Vasconcelos. Jose Bernardo de Oliveira e Jai
me de Albuquerque. 

Numerosos foram os colaboradores, regulares uns, bis-
sextos outros, a saber: Leonardo Mota, Valdemar de Olivei
ra, Ida Souto Uchoa, S. Medeiros, Olavo Lopes, A. Soriano, 
Paulo Andre, Bartolomeu Anacleto, Pessoa Guedes, Jaime de 
Santiago, Teofilo de Barros Filho (assinava-se Teo-Filho), 
M. Ribeiro, Jose Mariz de Morals, Miguel Calander, Ventu-
reli Martins, Luis Sucupira, C. A. Moreira Guimaraes, Pau
lo Eleuterio, Aristides Carneiro, Leopoldo Luis dos Santos, 
ClovJs Bevilaqua, Amelia de Freitas Bevilaqua, Eloi de Sousa, 
Carmencita Ramos Cavalcanti, Durval Cesar, Jose Pinto 
Junior, Avio Brasil, Alvaro de Oliveira, Paulo Gustavo, An-
itonio Sales, Mauro Monteiro, Antonio da Fonte (sobre a 
pesca), Conego Xavier Pedrosa, naturalista Joao Jalma de 
Andrade Lima, Manuel Tenorio, Milciades Barbosa, Nobre-

(̂ 45) Jomal do Brasil, Rio de Janeiro, edigao de 2 de Janeiro de 1935. 

(46) Era funqao do tradutor de telegramas, quando se tratava de 
assunto de mais importancia, apor-lhe uma "Nota da Redagao", constante 
de ligeiro comentario. , 
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ga de Siqueira, A. Ciriaco, Stanislau de Sousa (47), Marques 
Junior, Nilo Tavares, Leopoldo Lins, Eduardo Vitorino e ou-
tros. 

Pouco mais de dois anos decorridos, precisamente no 
dia 25 de julho de 1937, voltou a circular o Jornal do Recife, 
sob a direpao de Antonio Faria, tendo como gerente Arlindo 
Maia. Surgiu nvuna edigao de dezesseis pdginas, lendo-se no 
seu artigo-programa: 

"Conhecemos como sao hlspidos os caminhos da Jorna
da, sabemos o valor da colera dos poderosos, mas nem assim 
recuaremos no caminho que resolvemos seguir, fazendo da 
nossa pena um latego contra todas as brutalidades e tira-
nias, sendo de veludo para aqueles que saibam curaprir o 
seu dever, respeitando o direito, as leis da moral e, sobretudo, 
as imposigoes da honestidade, dando-lhes os nossos mais 
francos e leais elogios". 

E concluiu: "Aqui, nestas colunas, sempre usaremos, 
nas lutas que travamos, linguagem de acordo com a 6tica 
profissional, afirmando, por6m, que revidaremos com ener-
gia quando formos agredidos pelos folicularios de profissao 
ou pelos mastins a soldo dos poderosos". 

O corpo redacional, chefiado por Osvaldo Machado, ten-
do como secret6.rio Cleofas de Oliveira, estava assim consti-
tuido: Qentil Mendonga, Mauro Monteiro, Sanelva de Vas-
concelos, Renato Gouveia, Pessoa Guedes, Esdras Farias, Mi
guel Mateus e Teopompo Moreira. Revisores: Joaquirn Sena, 
Joao Vinhais e Cromwell Leal. Continuou a ser vendido o 
exemplar a 200 r6is, adotando a seguinte tabela de assina-
turas: — ano 50$000 (depois 55$000); semestre — 30$000. 

Foi uma fase de sensagao, pois o velho 6rgao ostentava 
grandes manchetes na primeira pAgina, titulos vistosos, re-
portagens de vulto, disposigao tambem revoluciondria na 
terceira p&gina, editorial ao centre, varias notas, sueltoa, 
cr6nicas, etc. A mesma transformagao operara-se na ultima 
p6gina, ai localizado o servigo telegrafico e, novamente, as 
"Cartas sem Selo". Varias segoes noticiosas ocupavam o cor
po do matutino, a par, naturalmente, de publicagoes solici-
tadas e anuncios. Liam-se artigos de colaboragao e poemas 

(47) Simples tipografo. Stanislau de Sousa foi um estudioso dos 
problemas socials de Pernambuco, dedicando-se, igualmente, a literatura, 
na qualidade de contista. Colaborou em diversos periodicos. Outros ope-
rarios intelectuais passaram pelas oficinas do Jornal do Recife, como Joao 
Ezequiel, que chegou a ser deputado estadual; Chagas Ribeiro, autor do 
romance "Mocambo"; Odilon Vidal de Araujo, professor de Esperanto, etc. 
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de J. G. de Araujo Jorge, F . J . Fernandes Pires, tenente 
Rubens do Amaral, Nelson Alcantara, Mario Sete, Ribeiro 
do Couto, Ascenso Ferreira, M. Ribeiro, Luis Periquito e 
outros. 

A 8 de dezembro despediram-se Osvaldo Machado e Ar-
lindo Maia, passando a ocupar a gerencia Miguel Mateus. 

Um mes depois, no dia 8 de Janeiro de 1938, fatores des-
favoraveis, como a crise economica do pais, "o comercio 
exausto e a diminuigao do valor aquisitivo da moeda" levaram 
a diregao do matutino ao recurso extreme da suspensao tem-
poraria. Alem desses motivos, havia o problema da remogao 
das oficinas graficas para outro local, uma vez que o predio 
•fora desapropriado (48), de acordo com o piano de remodc-
lagao da cidade. Removidos os obstaculos, o Jornal voltaria 
a circular. Infelizmente, nao voltou (49) (Bib. Pub. Est.) 
(50). 

1860 
DIARIO DO RECIFE — Entrou em circulacao no dla 

27 de fevereiro de 1860, com quatro paginas de formato gran-
de, a seis boas colunas de composicao, vendo-se sobre o ca-
bcQalho o emblema da Monarquia. Proprietario — Filipe 
Neri Colago. Tabela de assinaturas: por tres meses adianta-
dos — 4$000; por tres meses, com estampas — i5$000; por 
tres meses vencidos — 6$000. Amincios a 40 reis por linha 
para os assinantes e a 80 reis para as pessoas estranhas, fl-
cando as repetigoes por metade do prego. Advertencia: "As 
assinaturas e os anuncios recebem-se na Tipografia Brasi-
leira, Cais 22 de Novembro n.° 19; para os comunicados e 
correspondencias trata-se na rua do Imperador, outrora da 

(48) A redagao e oficinas do Jomal do Recife funcionavam k rua do 
Imperador, nos predios ns. 331 e 345, contiguos ao da Biblioteca Publica 
do Estado, os quais foram demolidos para, no local, ser construido o edifi-
cio do Radio Tamandare, cujas obras nunca foram iniciadas, sendo o ter-
reno transferido para outra firma, que tambem nada construiu. 

(49) Tempos depois, o titulo do Jomal do Recife foi adquirido pela 
Associacao dos Representantes Comerciais de Pemambuco, que tentou, 
em 1957, uma edigao em modelo tabloide, mensal, mas sem fexito. 

(50) Existem colegoes parciais do Jornal do Recife: no Arquivo 
Publico do Estado, no Institute Arqueologico, no Gabinete Portugues de 
Leitura, na Associagao Comercial de Pemambuco, na Biblioteca da Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal de Pemambuco, nesta ultima 
a partir de 1876, e na Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. 
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Cadeia, n.° 22, !.<> andar". Sob o cabegalho via-se um quadro, 
em t6da a largura da pagina, no qual se divulgavam infor-
ma?oes liteis, o que manteve at6 o fim do ano. 

Come^ou assim o artigo-programa: "Um n6vo campea-
dor apresenta-se em campo para tomar parte nos combates 
civilizadores e pacificos do jornalismo". 

Nao podendo 1O;TO realizar todo o seu "programa gran-
dioso", circularia, inicialmente, ^s segundas, quartas e sex-
tas-feiras de cada semana, esperando tornar-se diario assim 
que certas dificuldades fossem removidas. 

Sem compromisso com as "parcialidades politicas" em 
que se dividiam a Provincia e o Imperio, todos os assuntos de 
Interesse publico seriam tratados, sobretudo "a Religiao, a 
Moral, as Ciencias, a Literatura, as Artes, a Agricultura e o 
Com6rcio". 

Em cumprimento ao seu programa, a folha inseria ma
teria varJada, a salientar: artigos de fundo, correspondencias 
do pais e do Exterior, que tomavam grande espago; noticia-
rio local, folhetim, avisos e amincios. 

A partir de 21 de margo, o Diario do Recife passou a cir
cular diariamente, menos aos domingos, o que ocorreu at6 
10 de setembro. Voltou a ser trissemanario, as vezes bissema-
nario. 

No segundo ano de publicagao — 1861 — reduzido a cin-
co colunas por pagina, exibindo largas margens de papel, 
tornou-se "orgao conservador"; bateu-se contra a politica li
beral e, assim, alimentou polemica com o Jornal do Recife. 
Defendeu a monarquia constitucional contra a monarquia 
democratica. Sucediam-se os "Comunicados", corroborando 
a politica do jornal, assinados por Justus, Alpha e O Veritas. 

A 2 de Janeiro de 1862, primeira edigao do ano, voltou a 
circular diariamente, quando tambem modificcu o feitio, 
adolando de novo paginas de seis colunas, sem alterar a es-
tatura nem o formato do papel. Abaixo do cabegalho, lia-se: 
"Editores e proprietarios — dr. F . N. Colaco e C." . E 
anunciou: " . . . saira todos os dias que nao forem santifica-
dos, contendo as principals pegas do expediente da Presi-
dencia, do Comando das Armas e do Governo do Bispado, as 
noticias da provincia, tanto da capital como as do interior, 
assim comercial como as outras; as noticias do sul e do norte 
do Iraperio com os decretos e avisos dos diferentes ministe-
rios; as noticias estrangeiras tao circunstanciadamente quan-
to f6r possivel, sendo distribuido, logo k chegada dos vapo-
res, um suplemento impresso em Lisboa, para satisfazer a 
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curiosidade publica". Ainda mais: publicagoes particulates, 
artigos literarios e cientificos e modas. 

"O Diario tem por principal fim promover o progresso 
e melhoramento assim da indiistria como do com6rcio e 
agricultura do pais". 

Nova tabela de assinaturas: ties meses — 5S000; seis 
meses — 10$000; urn ano — 19$000, mediante pagamento 
adiantado. As reclamagoes sobre assuntos comerciais seriam 
feitas k Liivraria Universal, a rua do Imperador n.° 54. 

Melhorou, realmente, o ritmo intelectual do Diario do 
Recilfe, com a insergao de uma Parte Recreativa; as novelas 
"Carlos de Sa", por J . E. Scares, e "A cegueira de amor", 
por Jose de Morals e Silva; artigos de Antonio Borges da 
Fonseca e F . X. de Novais; versos de Casimiro de Abreu e 
outros, em transcrigao, alem da materia de rotina. Na edi-
gao de 1 de julho foi suprimido o emblema do alto do ca-
begalho. 

Prosseguiu a rota diaria normal, ate 10 de setembro de 
1862. O niimero seguinte — 217.° — saiu no dia 13, quando 
um editorial falava da impossibilidade de impressores que 
correspondessem ao servigo. Dai a edigao apresentar-se com 
apenas duas paginas, assim devendo continuar ate que viesse 
um tecnico do Imperio ou da Europa para imprimir o jornal 
"coni asseio e prontidao". Entretanto, nao voltou a circular. 

A partir de 27 de dezembro do ano anterior, o Diario dls-
tribuira, em datas variaveis, segundo a entrada de navios no 
porto, o Boletim Extraordinario de Noticias do Exterior, im-
presso com apuro, na Tipografia do Futuro, em Lisboa, k 
rua da Cruz de Pau n.° 35. Tinha apenas duas paginas do 
mesmo tamanho do jornal, com quatro largas colunas de 
materia batida, assim dividida: Boletim Politico — Boletim 
da Corte — Boletim Economico — Boletim Literario — Bo
letim Estrangeiro. A 14.^ edigao foi distribuida a 28 de maio 
de 1862 (Bib. Pub. Est .) . 

1861 
O CONSTITUCIONAL — Orgao Politico, Religiose, CI-

entifico e Literario — Surgiu no cenario da imprensa a 25 
de margo de 1861, em substituigao a O Liberal Pernambu-
cano e no mesmo format©. Do Expediente constava: "Pu-
blica-se diariamente e subscreve-se no escritorio da tipogra
fia (a Nacional), a rua do Imperador, n.<> 48, para onde deve 
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dirigir-se toda a correspondencia. As informagoes que nos 
dirigirem devem trazer a assinatura do informante, para co-
nhecimento somente da redagao". Tabela de assinaturas: 
— 14$000; semestre — 7$500; trimestre — 4$000; para as 
provincias e exterior — 18$000, 9$500 e 5$000, respectiva-
mente. 

No artigo-programa lia-se: "Os principios politicos do 
Constitucional resumem-se no seu nome e estao ^ sua frente: 
Religiao, Monarquia, Democracia. Pugna pela verdade da 
Constituigao, que e a garantia suprema da liberdade — eis o 
que quer e a que vem O Constitucional. Quanto aos meios, 
iremos sujeitando-os k atengao do pais". Esforgar-se-ia "por 
abranger, o mais possivel, no circulo de suas publicagoes, 
alem da politica, as ciencias e as letras", como tambem alar-
garia "a sua parte noticiosa com relagao aos interesses po
liticos". 

Seguiu-se outro longo editorial, sob o titulo "Os nossos 
principios", focalizando, ainda, aquele trinomio, para per-
guntar aos que nao professavam "o culto infame da egola-
tria": o pais vinha sendo governado "de conformidade com 
as suas crengas religiosas e democraticas?" Ao que respon-
dia: "Nao, incontestavelmente nao", frisando: "Uma aris-
tocracia bastarda, uma oligarquia arrogante e pretensiosa, 
convertendo a politica em arte de satisfazer, a todo custo, e 
o melhor possivel, os interesses individuals dos seus, tudo 
tem sacrificado nas aras do mais escandaloso nepotismo". 

Findou, apos longas consideragoes, conclamando a pro-
mover-se, no Brasil, "o aparecimento de um governo que sal
ve o pais, compreendendo e realizando por esse modo a alta 
missao de governar". 

Seguiu o programa do antecessor, atacando o Gabinete 
Ministerial e a administragao da Provincia, exerciaa por Am-
brosio Leitao da Cunha, continuando, inclusive, na segao 
"Variedade", a divulgar a novela "Ao correr da pena"; mais 
as segoes "Exterior", "Correspondencia", "Comunicados", 
"Fatos Diversos", "Parte cientifica", a cargo do medico Car-
neiro Monteiro; todas se revezando, de acordo com a exten-
sao dos editorials, uma vez que o espago maior — quase tres 
paginas — era ocupado por anuncios. 

Publicado regularmente, menos aos domingos, O Cons
titucional manteve a divisa: Religiao, Monarquia, Democra
cia, fazendo-o num piano de linguagem superior, sem deixar 
de dedicar-se a assuntos gerais. A partir do n.^ 105, de 31 
de julho, veio a inserir um folhetim, ocupando o rodap6 das 
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duas primeiras p^ginas, sob o titulo "Palestra sobre Teatro", 
da autoria de Ferreira Vilela, mas so as quartas feiras. 

Francisco de Paula Batista defendia-se, em extensos ar-
tigos, de acusagoes do Diario do Recife k sua atuagao poU-
tica. Tornara-se constante, ainda, a divulgagao de longos 
discursos de elementos liberals, pronunciados na Camara do3 
Deputados, a par de uma serie constante de comentarios re-
dacionais sob o titulo "Ecos do Parlamento", cujo 33.° artigo 
saiu na ultima edi^ao do jornal, que foi suspense, inespera-
damente, a 30 de setembro, com o n.° 155. 

Foi redator principal, ao lado de Francisco de Paula Ba
tista, o famoso jornalista Antonio Vicente do Nascimento 
Feitosa (Bib. Pub. Est.). 

1863 
PROGRESSISTA — Jornal Politico e Noticioso — Es-

treou no dia 6 de abril de 1863, obedecendo ao formato de 
53x34, com quatro paginas de quatro colunas. Redagao e 
oficinas h rua das Laranjeiras (demolida para dar lugar k 
atual Avenida Dantas Barreto) n .° 30. Tabela de assinaturas: 
ano — 16$000; semestre — 8S000; trimestre — 4S000; para 
o "centro e provincias" — 20$000, 10$000 e 5SG00, respecti-
vamente. 

Seu corpo redacional (previamente anunciado pelo bis-
semanario O Liberal) estava assim constituido: Encarrega-
dos da politica — Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, 
Aprigio Guimaraes, Jose Liberato Barroso, Jose Joaquim de 
Morals Sarmento, Antonio J. da Costa Ribeiro, Luis Filipe 
de Sousa Leao e Jose Leandro Godoi de Vasconcelos; Noti-
cias Estrangeiras — Francisco de Paula Sales e Morals Sar
mento; Trabalhos Internos — Inocencio Serafico de Assis 
Carvalho e Costa Ribeiro; Literatura — Manuel Pereira de 
Morals Pinheiro e Antonio Rangel de Torres Bandeira. 

Criado para defender os principios do Partido Progres-
sista, constituido "pela quase totalidade dos homens inde-
pendcntes e moderados dos antigos partidos", apresentou ar-
tlgo-programa de quatro alentadas colunas, assim con-
cluindo: 

"Pernambuco nao pode deixar de figurar na vanguarda 
deste movimento regenerador; Pernambuco nao pode con-
tinuar a constituir uma excegao no Imperio, a ser dupla-
mente explorado e tiranizado. Seus filhos, conscios dos de-
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veres que Ihes impoe o amor da patria, fazem no altar desta 
o sacriflcio de suas antigas rivalidades. 

"Essa fusao de ideias e dedicagoes se acha devidamente 
operada; e o Progressista e o orgao dessas opinioes harmo-
nizadas no intuito de conseguirem a realizagao do desiderate 
comum. Ante a magnitude da causa que defendemos, desa-
parecem todos os elementos de politica pessoal que eram ou-
tros tantos embaragos aquela realizagao. 

"Temos ie que fazemos ao pais um servigo real, que 
sera sinceramente aplaudido pelos homens que sabem esque-
cer-se de si quando se t ra ta do bem publico, da prosperidade 
nacional". 

Publicado diariamente, menos aos domingos e dias san-
tificados, inseria longos artigos politicos; correspondencias 
do pais e do exterior; "Comunicados" de Manuel de Carva-
Iho Pais de Andrade e outros; folhetim-; discursos parlamen-
tares; de vez em quando um poema ou artigo de literatura, 
a salientar, na edigao de 6 de maio, interessante estudo de 
Luis Lambert sobre Antonio Pedro de Figueiredo; "Fatos dl-
versos"; transcrigoes; a serie de artigos "O catolicismo no 
Brasil", de J. Guenes da Silva e Melo; "Variedades"; "Declara-
goes"; "Parte oficial" e anuncios, que comeQaram enchendo 
uma pdgina e ja no segundo mes ocupavam duas. 

Na defesa dos seus principios, alimentou ardua polemi-
ca com o bissemanario Constitucional Pernambucano e com 
O Liberal, que antes apoiara o programa do Par Lido Progres
sista . 

Tendo encerrado o ano com o n.° 220, de 26 de dezembro, 
comegou nova numeragao a 2 de Janeiro de 1864, quando o 
editorialista, ocupando quase uma pagina, fez rigoroso re-
trospecto dos acontecimentos da politica brasileira e inter-
nacional. 

Sem alteragao no programa, continuou ate a edigao — 
n.o 72 — de 31 de margo do ano referido, sendo entao sus
pense por deliberagao da comissao encarregada dos negocios 
do Partido Progressista, do qual o Jornal do Recife passou a 
ser porta-voz. 

Reapareceu, alterado o titulo para O Progressista, qua-
tro anos depois, no dia 30 (1) de maio de 1868. Iniciava uma 
"segunda s6rie", dizendo-se unicamente "politico", feito se-
manario dos sabados. Reduzira o formato a paginas de qua-

(1) Nao no dia 16, como se acha registado nos "Anais", de Alfredo 
de Carvalho. 
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tro colunas. Assinatura trimestral — 3$000. Impressao da 
Tipografia Freitas Irmaos. 

"Parece-nos tempo — escreveu a redagao — de ir reas-
sumindo a lide jornalistica de nossos predecessor es, tan to 
mais quanto precisamos repelir com decente energia os em-
bustes, as intrigas, as imputa§6es insultuosas que a nossos 
chefes sao constantemente barateadas pelos pouco escrupu-
losos agentes dos nossos antigos dominadores. 
- - "A id6ia-mae do Partido Progressista e, e foi sempre, em 
Pernambuco, coartar os meios de agao dos partidos extre-
mos, congregando em niicleo poderoso os que anuissem a 
debelar, a reduzir a impotencia as aspiragoes de egoistico 
exclusivismo, no intuito de fazer convergir os esforgos de to-
dos OS homens de boa vontade para os interesses reals do 
pais, desde muito tempo sacrificados a ineptas e interessei-
ras oligarquias". 

Atacou a politica dos conservadores, que ansiavam a to-
mada do poder; defendeu a administragao provincial do Ba-
rao de Vila Bela; criticou o periodico liberal A Opiniao Na-
cional e inseriu noticiario politico local, da Corte e das pro-
vincias, dedicando boa parte a informes do exterior. 

Sempre dotado de substanciosos artigos politicos, trans-
crevia discursos parlamentares e atacava as folhas conser-
vadoras, inclusive atraves da segao "Revista dos Jornais". 
A partir da sexta edigao, inseria folhetins, as vezes literarios, 
as vezes politicos, assinando-os ora S. Tamerlao, ora Tribou-
let, em turras, quase sempre, com Califourchon, do periodico 
O Conservador, e Mefistofeles, do Diario de Pernambuco. 

Nao vingou a segunda serie d'O Progressista. '& que, 
subindo ao poder, novamente, o Partido Conservador, foi ex-
tinto o Partido Progressista, que se fundiu com o Liberal. 
Findou, portanto, a existencia do periodico ao sair o n° 12, 
de 5 de agosto (2), sendo substituido pelo diario O Liberal. 
Teria sido redigido por Abilio Jos6 Tavares da Silva, com a 
colaboragao de Joao Diniz Ribeiro da Cunha, Maximiano Lo
pes Machado, Francisco Amintas de Carvalho Moura, Fran
klin Tavora e C6nego Francisco Rochael Pereira de Brito Me-
deiros (Bib. Pub. Est. e do Inst. Arq.) (3). 

(2) Segundo os "Anais", O Protrressists atingira o n." 13, datado de 
8 de agosto. 

(3) A colegao da bibliotoca do Instituto Arqueol6gico, limita-se k 
primeira fase: 1863-1864. 

^ 
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1868 
CORREIO PERNAMBUCANO — Diario politico, proprie-

dade atribuida a Mamede Lins de Almeida, entrou em circu-
lagao a 15 de julho de 1868 (1). 

O n..° 37, ano II, de 15 de abril de 1869, foi o unico, at6 
essa data, encontrado. Edigao vespertina, tinha o formato de 
38x27, com quatro paginas a tres colunas de 14 ciceros, assi-
nando-se a 5$000 por trimestre, acrescidos de 1$000 para o 
interior e provincias. Prego do exemplar — 200 reis. Trazia 
artigos redacionais, poesia de Jose Vitorino da Silva Azevedo, 
a cronica "Variedades", por Petit, e uma pagina, a quarta e 
Ultima, dedicada a "Parte comercial" e anuncios. 

Com a referida edicao, conforme nota publicada, ficava 
o jornal suspenso por aiguns dias, enquanto se processava a 
montagem de nova maquina impressora, apos o que voltaria 
ao formato primitivo, passando a sair, regularmente, ks 17 
horas. 

Nenhum outro comprovante de 1869 foi encontrado (2). 
Existe, porem, colegao completa de 1870, cujo n.° 1 (ano III) 
saiu no dia 4 de Janeiro. Formato acima de m6dio, paginas 
de cinco colunas. Lia-se no editorial: 

"No campo da politica continuaremos a pugnar pelas 
sas e liberals ideias que servem de base ao Partido Conserva
dor e pelo principio monarquico constitucional. Quanto k re-
ligiao, prosseguiremos na sustentagao dos principios civlli-
zadores do cristianismo ensaiados pela igreja catolica". 

Depois de assegurar que o comercio, a lavoura, a indiis-
tria e as artes encontrariam em suas colunas abrigo para a 
defesa dos seus direitos, fez o articulista "uma ligeira apre-
ciagao" da vida do Partido Conservador apos ter assumido a 
diregao do pais. 

No cabegalho, abaixo do titulo, numa faixa em t6da a 
largura da pagina, vinha o Expediente: "Publica-se ^s tardes 

(1) O Jomal do Recife, na sua edigao de 17 de julho de 1868, regis-
tou, ligeiramente, a aparigao do novo orgao. No dia seguinte, publicava a 
"Revista diaria" do Diario de Pemambaco: 

"Surgiu um novo atleta periodico para as lides jomalisticas da pro-
vincia, o qual se propoe seguir caminho direito, as ideias inscritas na ban-
deira do Partido Conservador, sem que todavia a politica o iniba de ser 
noticioso, literario, comercial e dedicado as artes e oficios. Seu titulo 6 
Correio Pemambucano. Saudamos o colega e desejamos-lhe pr6spera via-
gem pelos mares tempestuosos em que se propoe navegar". 

(2) Em 1869, o Correio Pemambucano contou com a colaboragao de 
Tobias Barreto de Meneses, segundo Silvio Romero. 
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dos dias uteis. Assina-se nesta tipografia, para a capital, k 
razao de 5$000 por trimestre e 18$000 por ano; interior e pro-
vlncias — 6$000 por trimestre e 22$000 por ano. As assina-
turas poderao come^ar em qualquer dia, porem finalizam 
sempre nos meses de margo, junho, setembro e dezembro. Os 
anuncios pagarao 100 reis por linha e metade para os assi-
nantes. Folha avulsa — 200 reis". 

Jornal importante, bem redigido, alem da parte politica, 
da qual foi Rufino Augusto de Almeida um dos redatores, 
manteve segao literaria, a principio sob a diregao de Luis Gui-
maraes Junior e, depois, a cargo do "inteligente academico" 
misses Viana, divulgando trabalhos, em prosa ou verso, deles 
e de Plinio de Lima, Antonio de Sousa Pinto, Batista Guima-
raes, Joao Batista Regueira Costa, Joao Candido, ArJbal F . 
Cunha, Ernesto Freire, Domingos Guimaraes, Vitoriano Pa-
Iha'es, M. Quintiliano, Antonio Pitanga, Francisca Izidora e 
Gomes Leal. 

A par de longos editorials, em defesa dos principios con-
se'vadores, o vespertino inseria folhetins, notas parlamentares, 
ccrrespondencias do Exterior e noticias das provincias, extrai-
dis de jornais trazidos pelos navios mercantes. 

Embora a sua condigao de diario conservador, bateu-se 
lela extingao da escravatura, "mas (edigao de 14 de margo) 
jem precipitagao e com as cautelas precisas a evitar-se um 
grande abalo em nossa sociedade". Na mesma data divul-
gou OS Estatutos da Sociedade Emancipadora do Recife. 

Ja antes, a 30 de abril, veiculara o importante trabalho 
de Peixoto de Brito: "ConsideraQoes gerais sobre a emanci-
pagao dos escravos no Imp6rio do Brasil e indicagao dos 
meios proprios para realiz^-la", que ocupou quase tres p4-
glnas. 

Como sucedia aos congeneres da 6poca, nao desprezou 
a pol§mica, escrevendo o editorialista, na edigao de 9 de 
maio: "fi malhar em ferro frio o querer obrigar O Liberal a 
discutir com delicadeza uma questao seria e grave". 

Doutrinando e polemizando, continuou o bem feito 6r-
gao no cumprimento do programa monarquico-conservador-

/ constitucional que se tragara, ate o n." 286, de 30 dezembro 
/ de 1870 (Bib. Pub. Est .) . 

Nada obstante a ausencia, no Recife, de comprovantes 
posteriores k data acima, nao ficou ai a existencia do Cor-
reio Pernambucano, pois encontram-se na Biblioteca Na-
cional exemplares de 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de 



1 6 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

dezembro de 1871 (3), conforme consta do fichario com-
petente, mas tao bem guardados que nao foi possivel ma-
nusea-los. 

Um dos colaboradores do jornal em aprego, nesse ulti
mo ano, foi Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos (que de-
pois adotaria o nome literario de Silvio Romero). Pe-
lo menos, dois artigos, em datas indeterminadas, forair. por 
fele mencionados (4): "Sistema das Contradigoes Poeticas" 
e "A Poesia e os nossos Poetas". 

O LIBERAL (1) — Jornal Politico — Surgiu no dia 
15 de agosto de 1868, para publicar-se ora uma, ora "Guas 
vezes por semana, as quartas e sabados". Impressao da Ti-
pografia Liberal, situada a rua do Imperador n.° 48. Assi-
naturas "a razao de 3$000 por trimestre. pago adiantaco". 
Formato medio, com quatro paginas de quatro colunas. 

Abriu a edigao a seguinte nota: "Consumou-se a juncao 
das parcialidades liberals, que se achavam em dissidentia 
antes do raio de 16 de julho, e que na Corte do Imperio se 
abragaram solenemente desde que os horizontes politios 
comegaram a anuviar-se. Honra e gloria ao Partido Libs 
ral de Pernambuco"! 

Seguiram-se o Manifesto con junto dos diretorios His 
torico e Progressista e longo comentario a respeito da su 
bida do Partido Conservador ao poder. 

Materia batida, sem anuncios, as edigSes constituiam-
se de editorials em defesa dos principios liberals, alguma 
colaboragao assinada, discursos parlamentares, transcri-
goes, correspondencias e publicacoes "a pedido". 

Circulou normalmente, de acordo com o enunciado, at6 
o n.° 95, que saiu no dia 11 de setembro de 1869. Parou, so 
aparecendo a edigao seguinte a 13 de outubro, terminada 
ai a Serie Primeira. 

A Segunda Serie, n.° 1, comegou a 4 de novembro do 
mesmo ano, tornando-se "Diario Politico, Noticioso e Co-

(3) No registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho mencionou o Correio 
Pernambucano como tcndo circulado, "regularmente, ate meados 1871". 
O "Dicionario", de Sebastiao Galvao, deu como derradeira edigao a de 
80 de dezembro de 1870. 

(4) "Historia da Literatura Brasileira" — Tomo IV, IV edigao, de 
1949. 

/ (1) Outros orgaos, igualmente politicos, circularam, no Recife, com o 
>v/ titulo O Liberal, a saber; em 1824, em 1847, cm 1861-66 e cm 1872-74, todos 
y \ de publicagao periodica. 
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mercial" e "Orgao do Partido Liberal de Pernambuco", cria-
do pelo respectivo diretorio, "em sustentagao das suas ideias 
e principios, em oposigao a atual ditadura governamental 
que flagela o pais, e em defesa dos oprimidos e dos que so-
frem". Os trabalhos de impressao foram contratados com 
a mesma tipografia, pertencente a Jose de Freitas Barbosa, 
situando-se o "escritorio da redacao" na rua do Queimado 
(atual Duque de Caxias), n.° 8, 1.° andar. Novo prego da 
assinatura trimestral — 4$000, acrescido de ISOOO para fora 
da cidade. 

A Comissao de Redagao (2) ficou constituida de 17 mem-
bros, entre os quais Jose Joaquim de Morals Sarmento, Aprl-
gio Justiniano da Silva Guimaraes, Antonio Rangel de Sou
sa Bandeira, Jos6 Joaquim Tavares Belfort, A. Herculano de 
Sousa Bandeira, Luis Filipe de Sousa Leao, Floriano Correia 
de Brito, deao Joaquim Francisco de Faria, Ant6nio Vascon-
celos Meneses de Drumond e Antonio Epaminondas de Melo, 
sob a presidencia do conselheiro Joao Silveira de Sousa. 

Em longo artigo de apresentacao, dizia O Liberal: "Es-
taremos, pois, de ora em diante, cotidianamente, na estacada, 
no posto de honra que nos impos o patriotismo estremecido 
em presenca da mais lastimavel das situacoes a que se pode 
ver reduzida uma nacao cheia de vida e de elementos de 
prosperidade e de grandeza, dando o espetaculo de decrepi
tude no vigor da mocidade". 

Noutro topico: "No descalabro geral de nossas mais pre-
ciosas garantias de cidadao, ainda nos resta a liberdade de 
imprensa". 

Continuando com quatro paginas, passou a dedicar uma 
a aniincios. Inseriu numerosos artigos (transcrigao) em 
torno do falecimento de Teofilo Otoni, famoso lider liberal 
mineiro, cuja longa biografia, em serie, estampou a partir 
de 13 de Janeiro de 1870, com a assinatura de Cristiano Oto
ni . Tambem a guerra do Paraguay e os feitos das armas 
brasileiras constituiram tema de destaque. A edigao de 16 
de marco foi inteiramente dedicada ao desembarque, no Re
cife, dos voluntaries pernambucanos, de volta da peleja, nela 
divulgando-se saudagoes em prosa e verso, neste ultimo gS-
nero incluindo poemas de Tobias Barreto, Torres Bandeira, 
Malaquias Gongalves da Rocha, Franklin Tavora e Eduardo 
de Carvalho. 

(2) Os redatores reuniam-se, para deliberar, as segundas, quartas e 
sextas-feiras de cada scmana, "das 6 horas da tarde em diante" . 
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A 22 de julho, o diario apresentou-se tarjado entre colu-
nas, isto nas primeira e segunda paginas, repletas de artigos, 
vindo a terceira e a quarta em branco, apenas circuladas de 
faixas negras, tendo ao centro pequeno emblema, tudo em 
homenagem a memoria de Pedro de Araujo Lima, Marques 
de Olinda, falecido catorze dias antes. 

O Liberal atacava, entao, o Gabinete Itaborai e o go-
verno provincial de Pernambuco, exercido por Francisco de 
Assis Pereira da Rocha. 

A partir de 2 de setembro, adotou formato grande, de 
seis boas colunas, em virtude da "necessidade de mais espa-
go", embora ocorresse mais onus para o editor. Abriram-se 
colunas a "todas as queixas razoaveis, em termos decentes e 
honestos". O prego da assinatura trimestral subiu para 
5S000, mais ISOOO para fora da cidade. Nao circulava aos do-
mingos. 

Em a nova fase, teve inicio a divulgacao, em rodape, 
de folhetins, sendo o primeiro o romance "Malgre tout", de 
Georges Sand. 

Fazendo um balango dos acontecimentos de 1870, na edi-
gao de 31 de dezembro, O Liberal ressaltou a criacao do Clube 
Republicano e do seu porta-voz A Republica (3), acentuando: 

"O Clube Republicano e um fato que mostra que no Bra-
sil existe, arraigada em muitos homens, a conviccao de que 
nao ha mais salvagao para a liberdade com a Monarquia; 
que e precise acaba-la e substitui-la pela Republica. So assim 
o pais prosperara e os brasileiros assumirao a posigao que Ihes 
assinalam os seus grandes destinos". 

No ano seguinte, prosseguiu, sem alteracao, o programa 
de defesa da politica liberal, com ataques ao Gabinete do Vis-
conde de Sao Vicente e ao Presidente da Provincia, Diogo Ve-
Iho Cavalcanti, depois substituido por Manuel do Nascimento 
Machado Portela. 

Com algumas lacunas, circulou O Liberal ate 26 de de-
zembi'o de 1871 (n.° 273) . Anunciando a suspensao, assim 
concluiu uma nota redacional: "Para o ano futuro resolve-
remos a sua continuacao, do melhor modo que nos for pos-
sivel". Nao voltou mais (Bib. Pub. Est.)-

1870 
JORNAL DE ANNUNCIOS — Edigao do Correio Pernam-

(3) Editado no Rio de Janeiro, a part ir de 3 de dezembro de 1870. 
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bucano — Formato identico, mas apenas duas paginas, com 
tiragem declarada de tres mil exemplares. Nenhuma mate
ria redacional. Publicaram-se doze numeros, datados de 3 
a 17 de margo de 1870 (Bib. Pub. Est.) . 

1872 
O SEIS DE MARgO — Diario RepubUcano — Surgiu 

na data que Ihe deu o nome, em 1872 (1), obedecendo ao 
formato de 45x32, quatro colunas de composigao, mas ape
nas duas paginas, regime que manteve inalteravelmente. Re-
datores — Jose Maria de Albuquerque Melo e Afonso de Al
buquerque Melo. Constava do expediente, disposto aos lados 
do titulo: "Publica-se todos os dias, com excegao dos imedia-
tos aos santificados" — '-Anuncios e publicacoes solici-
tadas a 60 reis a linha" — "Nao se admite testa de ferro nem 
artigos injuriosos". Estabeleceu-se em 4S000 o prego da assi-
natura trimestral, com acrescimo de 800 reis para fora da 
cidade. Escritorio da redagao: rua da Palma n.° 40. Impres-
sao da Tipografia do Comercio, a rua Camboa do Carmo 
n.° 28, pertencente a Eduardo de Barros Falcao de Lacerda 
e Cicero Odon Peregrino da Silva. 

O primeiro numero do curioso jornal apresentou bem 
elaborado editorial a respeito dos designios do Partido Repu-
tolicano e da necessidade da defesa dos seus postulados pela 
imprensa, assim concluindo: 

"Aspirando ao favor do publico, O Seis de Marco abre 
espago em suas colunas aos escritos sobre assuntos de inte-
resse geral com que nos queiram honrar os homens de ta-
lento, sem distingao de cores politicas. A redagao 6 sdmente 
responsavel pela doutrina dos artigos editorials: os de cola-
boragao e Comunicados poderao ser dissonantes em alguns 
ou muitos pontos, sem que por isto se nos julgue contradito-
rios. Venham todas as ideias a publicidade, estabelega-se a 
discussao no terreno dos principios. Com isto so tem a ga-
nhar a causa republicana, que e a causa da verdade. Pelo 
que respeita a nossa linguagem, podera ser algumas vezes 
fijspera e rude; mas nunca deixara de ser leal e verdadeira. 

(1) As datas d'O Sels de Mar^o. do primeiro ao ultimo nOmero, 
jamais mencionaram o ano. Entretanto, foi possivel averiguar que circu-
1 „ , , n,^ 1Q70 lou em 1872 
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A mentira, essa irma gemea da realeza, nunca encontrara 
guarida em nossas colunas". 

Apesar do pouco espago de que dispunha, iniciou, no se-
gundo niimero, um folhetim — "O pastor do deserto", de M. 
Eugenio Pelletan, nao chegando a concluir-lhe a divulga-
Qao. Transcreveu, em varias edigSes, "O balango da dinas-
tia", alinhando dados e cifras referentes aos gastos dos reis 
e imperadores, comparando-os com os dos governos republi-
canos, destacando, especialmente, os esbanjamentos do Bra-
sil "com o seu monarca e a familia do seu monarca e as de-
pendencias do seu monarca". 

Nao faltava o editorial de cada dia. O noticiario local, 
do pais e exterior, em materia batida, tinha a epigrafe "Cro-
nica geral" ou, simplesmente, "Cronica". Em dias alterna-
dos saia o artigo em serie "A revolugao de 1817". Tamb^m 
ocorria esporadica literatura, mas so em versos, estes assina-
dos por F . Otaviano, C. R. J . , Joao Marinho Falcao, Lopo 
Ortiz, J . M. Junior, Frei Eutropio, Pedreira Braga e outros. 
Anuncios raros e de poucas linhas. 

A edigao de 19 de margo apresentou-se com ambas as 
paginas circuladas de tarja, figurando ao alto da primeira 
uma cruz e a legenda, entre grandes espacos, em toda a lar-
gura: "Dezenove de margo de 1825 — Mais um anivers^rio 
glorioso aos amigos da liberdade completa-se no dia de hoje 
— Dezenove de margo de 1872". Ao pe, vibrante artigo re-
dacional, terminado na pagina seguinte (sem mais nenhuma 
materia, embora sobrasse espago), em que se profligou a ati-
tude do imperador do Brasil, por ter mandado enforcar Agos-
tinho Bezerra Cavalcanti e Sousa, naquela data, condenado 
em consequencia dos acontecimentos de 1824, quando se pro-
clamou a Republica do Equador. 

A passagem, no dia 25 de margo, do Imperador Pedro II 
pelo Recife, procedente da Europa, forneceu assunto para 
diversos editorials d'O Seis de Margo, inclusive criticando o 
Diario de Pernambuco, que beijara "as augustas plantas, en-
volvendo-o de fumo do mais podre e interesseiro incenso" (2). 

No mes seguinte ocorria, no dia 12, outra edigao de luto, 
com tarja separando as colunas, em homenagem a memo-
ria de Antonio Monte, Nicolau Martins Pereira e James Hei-
de Rodgers, "assassinados a 12 de abril de 1825, por Pedro 

(2) Tendo o Diario de Pernambuco noticiado que S. M. "pode des-
cer a terra", O Seis de MarQO desancou-o: "Oh! servilismo humano!", acen-
tuando: "Ignoram os imbeds que a frase descer a terra so se aplica a Deus!" 
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I, per se terem ingerido nos movimentos revolucion6,rios de 
1824". Homenageou, igualmente, a memoria do martir Joao 
Guilhernie Ractclif, completando a segunda (e ultima) pa-
gina noticia e artigo sobre o falecimento, tres dias antes, do 
jornalista Antonio Borges da Fonseca. 

Entre 16 e 27 de abril a folha esteve suspensa, em con-
sequencia da mudanga do servigo grafico para outras ofici-
nas: a Tipografia Republicana Federativa Universal, situa-
da a rua do Imperador n.° 35. Depois, a 7 de maio, dizia uma 
nota solta: "Precisa-se de pessoas para vender este diario pe-
las ruas" . 

O Seis de Marge alimentou polemicas com o semandrio 
O Liberal, segundo o qual a Monarquia, como estava, nao 
convinha, nem a Republica, preferindo um meio termo; com 
a revista politica O Monarchista e com O Diario Liberal, que 
entendia ser ainda cedo para a implantagao do regime re-
publicano. 

A partir de 19 de maio, ja nao circulava diariamente, 
mas duas ou tres vezes por semana, e a 12 de junho saia 
o n.** 59 e ultimo, com cruz e tarja, inteiramente dedicado aos 
martires de 1817, executados na Bahia: Domingos Jose Mar
tins, Jose Luis de Mendonga e Padre Miguel Joaquim de Al
meida e Castro (Frei Miguelinho) e respectivas biografias 
(Bib. Pub. Est.). 

O DIARIO LIBERAL — Orgao Democratico — Entrou 
em circulagao no dia 8 de maio de 1872, obedecendo ao for-
mato de 36x26, a quatro colunas de composigao, com quatro 
paginas, sendo metade de anuncios. Nem diregao nem corpo 
redacional mencionados. Expediente: "Publicacoes — deve-
rao ser dirigidas a tipografia, rua da Imperatriz n.° 24, com-
petentemente responsabilizadas, como manda a lei". Tabela 
de assinaturas: na capital, trimestre — 4$000; mes — 1$500; 
provincias e interior, semestre — 9$000; pagamento adian-
tado. Freqo do exemplar — 80 reis. 

Seguiria, conforme o editorial de apresentagao, "a poll-
cica do Partido Liberal, que foi apeado do poder no memo-
ravel dia 16 de Janeiro de 1868". 

A materia distribuia-se assim: editorial, "a pedidos", 
transcrigoes e noticiario raro, so de interesse politico ou de 
algum falecimento (1) . Nao faltava, porem, o folhetim, em 

(1) Periodo inicial de um necrologio, na edigao de 30 de julho: 
"No dia 26, as 3 horas da tarde, deixou de pertencer a sociedade dos vivos 
o nosso ilustre e dedicado amigo Jose Joaquim do Rego Barros. Seu 
corpo foi enterrado no cemiterio publico e sua alma subiu a bemaven-
turanga eterna". 



174 LUIZ DO NASCIMENTO 

que apareciam contos, mas nao originals. Os comentirios da 
redagao nao variavam de tema: defesa dos principios liberals 
e ataques a Coroa. Refutou conceitos politlcos do perlodico 
O Monarchista e discordou dos pontos de vista d'O Seis de 
Margo, que defendia a tese da imediata Implantagao da Re-
publlca. Artigos havia que, enchendo as duas paginas dedi-
cadas a materia redacional, contlnuavam no dia segulnte. 

Apesar de dlarlo, o orgao clrculava, certas vezes, blsse-
manalmente. O ultimo numero saiu a 30 de julho, publican-
do-se, ao todo, 56 edigoes (Bib. Pub. Est.). 

A PROVINCIA — Orgao do Partido Liberal — Come-
50U a publlcar-se no dia 6 de setembro de 1872, em format© 
de 45x29, com quatro paginas de quatro coiunas. Diretor — 
Jose Mariano Carneiro da Cunha; redatores — Antonio Jose 
da Costa Rlbeiro, Francisco Amintas de Carvalho Moura, 
Inocencio Serafico de Assis Carvalho, Aprigio Justinlano da 
Silva Gulmaraes, Ullsses Machado Pereira Viana, Jacinto 
Pereira do Rego, Antonio Epaminondas de Melo, Antdnlo de 
Siqueira Cavalcanti e Maximiano Lopes Machado; gerente 
— Minervlno Augusto de Sousa Leao. Trazia, junto ao ca-
begalho, a dlvisa: "Vejo por toda parte um sintoma, que 
me assusta pela liberdade das nagoes e da Igreja: a centra-
lizagao. Um dia os povos despertarao clamando: — Onde 
estao as nossas liberdades?" — P. Felix (discurso no Con-
gresso de Malines, 1864) . Impresso na Tipografla do Co-
m6rcio, a rua do Queimado (atual Duque de Caxias) n.° 50, 
tinha escritorlo e redagao na rua Larga do Rosario. Prego 
do numero avulso: nas maos do dlstrlbuidor — 160 r61s; na 
tipografla — 120 reis. Aceltava colaboragao e agradecia-a. 

Constava do artigo-programa: "Trataremos os interes-
ses provincials no sentldo da descentralizacao, como inculca 
o nosso titulo, como dlz a nossa epigrafe; da descentralizagao, 
que sera a vlda das provincias e a mais segura garantia da 
integrldade do Imperlo; da descentralizagao, que, na frase do 
sr. Plnard, e a verdadelra escola primaria da liberdade. 

"No que e propriamente local, no que entende com esse 
jogo, que por ai vai, dos dominadores do dia, procuraremos 
dar os nomes as coisas, sem entrar no campo das personali-
dades irritantes e escusadas, que so servem de amesqulnhar 
ideias e homens, que so hao de servlr para obllterar-nos as 
tradigoes e apagar-nos os brios. Sem que nos falte a energia 
na defesa das nossas, saberemos respeitar todas as convlcgoes 
sinceras, dlgnamente pleiteadas. Esta folha sera, quanto pos-
sivel, doutrinaria". 
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Noutro t6pico: "Teremos pela Constituigao o respeito que 
nos Ihe devemos como liberals monarquistas; mas afastare-
mos de nos a funesta idolatria pelos seus pontos e virgulas". 
Em conclusao. Ajudem-nos os nossos amigos e A Provincia 
achard um lugar na historla do Partido Liberal em Pernam-
buco. Que se ergam os liberals pernambucanos para a luta 
do Direito; e a vitorla sera nossa, sera da llberdade, que 6 a 
lei de Deus". 

Sem anunclo de especie alguma, seguiu-se a publicagao, 
trazendo suas quatro paginas repletas de artlgos e notas poli-
ticas, alguma llteratura, noticiario local, de outros Estados e 
do Exterior, colaboragao alternada de Demetrlo de Albuquer
que, Buarque de Macedo, Joao Pereira Lago Junior, Clemencia 
das Dores, Pantaleao Telxeira, Justos, Fenelon, Pedro Palacio 
e outros, e o folhetim, constante de cronicas, politlcas ou nao, 
em rodape, assinadas com asteriscos ou sem assinatura. "Ves-
pas" foi uma segao de Aristofanes, que escreveu, ao flm da 
primeira: "As vespas nao mordem, voejam". 

A Provincia empreendeu, inlclalmente, cerrado ataque 
ao Ministerio conservador e ao governo provincial de Fran
cisco Farias Lemos e, depols, de Henrique Pereira de Luce-
na, que o substitulu a 25 de novembro. 

Em seu ultimo numero do ano, que saiu a 24 de dezem-
bro, com seis paginas, lla-se que A Provincia tlnha uma ti-
ragem de 1200 exemplares, contando mals de 1100 assinan-
tes, o que achava "singular na historla do jornalismo de Per-
nambuco", esperando ainda amplla-la. 

Na edlgao inicial de 1873, a 3 de Janeiro, o artigo de 
abertura, fazendo o que chamou "suclnto retrospecto" do 
ano transato, estendeu-se ate mais da metade, da segunda 
pagina, dlzendo, ja no flm: "O empenho descentralizador 
continuara a ser, como ate hoje, o nosso alvo principal, salvo 
o principio da integridade do Imperio". E conclulu: "Todos 
a postos! Fe no futuro da llberdade!" 

A par da campanha liberal, comegou a ter curso a Ques-
tao Religlosa, com ataques ao Jesuitlsmo, que se voltara con
tra a MaQonarla, num movimento de exterminlo. 

Em editorial de 28 de Janeiro, lamentou o articulista que 
o Blspo Frel Vital "vlesse tao gravemente perturbar a paz do 
seu rebanho, adotando uma norma de conduta que a pruden-
cia e o interesse religioso desaconselhavam e para cuja ado-
gao por certo nao insplrou-se na verdade dos fatos". 

O prelado vinha censurando, do proprio pulpito, a po-
litica oposiclonista, ferindo nominalmente a conduta dos jor-
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nalistas liberals, do que fazia eco o bissemanarlo de orienta-
Qaô  catolica A Uniao, com o qual se bateu a Provincia em 
polemica ininterrupta, e, em menor escala, com o Diario de 
Pernambuco, orgao oficlal do governo. 

Iniclando uma serle de artlgos sob o titulo "O relato-
rlo do sr. dr. Lucena", escreveu o orgao liberal, a 25 de 
margo, arrematando longas consideracoes: "Desenganem-se 
OS defensores do sr. dr. Henrique de Lucena — ate hoje a 
sua administragao se resume em palavras e atos levlanos, 
contradltorios, inconsequentes". 

Noutro artigo: "Nao bastava o tumulto de todas as ideias 
politicas e socials: chegou-nos tambem o tumulto das ideias 
religiosas. Viviamos em paz desde muito tempo; e els que, 
de sublto, uns blspos que viajaram a Roma ostentam urn fu
ror de dominagao teocratica que mal se compreende, que 
traz atonltos os homens mals refletidos e pensadores. O nos-
so Pernambuco foi o terreno escolhldo para as prlmelras ba-
talhas campais do jesuitlsmo". 

Frisou, mals adlante, que o povo deste Estado se ergueu 
"e levantou, galhardamente, a luva do jesuitlsmo", acentu-
ando: "O dlficll da tarefa contra o jesuitlsmo nao e o que 
esta feito, e o que resta fazer". 

Depols de condenar a allanga do jesuitlsmo com o poder 
e OS beneficios alcangados por D. Vital Maria de Ollvelra, 
concluiu a folha por manlfestar-se disposta a ajudar a cam-
panha pro-expulsao dos dlscipulos de Lolola. 

A partlr de 25 de abrll, transcreveu A Provincia uma 
sequencia de artlgos do Jonial do Commercio, do Rio de Ja
neiro, intltulados "A Igreja e o Estado", nos quais o seu 
autor, Ganganelli (pseudonlmo de Joaqulm Saldanha Ma-
rinho), condenava a politlca jesuitlca e "a supremacla do 
supremo pontifice sobre todos os governos das nacoes ca-
tolicas" (1). 

Prosseguindo nos ataques desferidos contra os poderes 
federal e estadual, lia-se na edicao de 6 de malo: "A poli-
tica dominante afunda-se em um abismo de execragao pti-
blica". Nada podia o pais — acentuou o artlculista — esperar 

(1) Aludindo ao inicio dos artigos de Ganganelli, de analise a ' es-
t ravaeante circular" de fevereiro, do bispo diocesano, escreveu A Provin
cia- "Esforcado e destemido operario do progresso, o eximio escritor apres-
sou-se em tomar parte na luta travada ultimamente nas plagas desta 
terra americana, entre o ultramontismo e o cristianismo de lei; entre 
a liberdade e a pretensa escravidao da consciencia; entre o obscurantis-
mo dos tempos idos e a civilizagao moderna; entre a teocracia e o governo 
do povo pelo povo, unico que se coaduna com o espirito do seculo atual . 
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da situagao atual; "um so pensamento de interesse publico 
nao foi traduzido em lei"; a ultima sessao parlamentar tudo 
o que fez "foi aumentar 150% no subsidio dos representan-
tes da nagao". 

Intensificava-se a onda contra o jesuitismo e contra os 
"atos inconsiderados" do Bispo Frei Vital, com extravasa-
mento para o ambito popular. Assim e que o matutino no-
ticiou, no dia 6, sob o titulo "Brilhante ovacao", que os ha-
bitantes do Recife resolveram "manifestar reprovagao a in-
sensatez e a iniquidade" com que, "transgredindo d.s leis do 
justo e do honesto", o bispo diocesano "suspendeu de ordens 
e beneficio" o Deao da catedral de Olinda, Joaquim Fran
cisco de Faria. Formara-se uma passeata de aproximada-
mente tres mil pessoas, h frente o Barao de Vila Bela e todo 
o diretorio liberal, sendo ouvidos varios oradores. 

Entretanto, sem que fosse possivel "deter os passos dos 
desvairados" — conforme a nota intitulada "Lamentaveis 
sucessos" — numeroso grupo invadiu o Colegio dos Jesui-
tas, estragando moveis e a respectiva capela, ocorrendo tam-
bem a "inutilizagao da tipografia onde se imprimia o 6r-
gao jesuitico por antitese denominado Uniao"; houve, em 
seguida, atitude hostil dos manifestantes defronte do pala-
cio diocesano da Soledade, ja guardado por forcas de linha. 

A proposito, comentou A Provincia, em artigo de fundo: 
"Sectaries sinceros dos principios liberals, nao queremos se-
nao 0 respeito de todas as opinioes e de todas as crengas. 
Nao estao em nosso intuito as reagoes materials e violen-
tas" . 

A edigao do dia 20 (ainda de maio) divulgou um me
morial assinado pelo diretorio do Partido Liberal; outro, 
subscrito por Joao Batista Pinheiro Corte Real e Jose Ma
riano; artigos e notas, numa cobertura completa dos novos 
acontecimentos de quatro dias antes, com pesados ataques 
ao Governador Henrique Pereira de Lucena. Tinha ocorri-
do o seguinte: organizara-se uma concentracao liberal, a fim 
de ir ao palacio da administragao publica pedir ao chefe do 
governo a expulsao dos jesuitas, causa do descontentamento 
do povo. Jose Mariano discursava da sacada do Teatro-Gi-
nasio (2), quando a cavalaria, as ordens do comandante das 
armas, entrou em agao, espaldeirando o povo apinhado, en-
quanto alguns soldados, subindo a escadaria do teatro, foram 

(2) £sse teatro ficava localizado nas imediagoes da ponte Buarque 
de Macedo, lado do bairro de Santo Antonio. 

12 
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dispersar, violentamente, os oradores, entre os quais o men-
cionado Corte Real. A cidade ficara em pe de guerra, decre-
tando-se o estado de sitio. 

Diante da atitude assumida pelo Diario de Pernambuco, 
no caso, A Provincia chamou-o "eunuco do poder". E declarou 
haver Pereira de Lucena proclamado o despotismo em Per
nambuco . 

A 3 de junho lia-se que D. Vital divulgara, dias antes, 
uma "pastoral eivada de rancor, de odio concentrado", e, "por 
amor aos jesuitas", chamou aos pernambucanos "povo de as-
sassinos". Na edigao do dia 6, dizia um artigo: "Atendei, po-
rem, sr. Bispo, que esse horrivel crescendo da agao deter-
mina igual incremento da reagao. A Igreja invade os terre-
nos da polltica... De si se queixe. A reacao ira crescendo, te-
mos fe nos brios do povo brasileiro. Um Brasil jesuitico, um 
Brasil paraguaio e coisa impossivel. Iremos ate onde nos le-
varem os destines da politica da Companhia de Jesus". 

No dla 10, comentando o oficio em que o chefe do go-
verno provincial relatava os acontecimentos ao Presidente do 
Conselho de Ministros (divulgado pelo Jornal do Commercio, 
do Rio de Janeiro), escreveu A Provincia um dos mais violen-
tos editorials, dizendo, entre outras apostrofes: "A vilania, a 
mentira, a falsidade, a injuria e a calunia ressaltam em todas 
as frases; em todas as palavras da memoravel e indigna parte 
presidencial". 

Prosseguindo a dupla campanha do impulsive jornal, a 
1.° de agosto, como ja fizera antes, o editorialista ocupou-se 
dos discursos proferidos, no Senado Federal, pelo conselheiro 
Nabuco de Araujo, ao passo que, noutro artigo, escrevia: "fi 
e sera, ainda por muito tempo, a Questao Religiosa, para o 
nosso pais, a nuvem negra prenhe fle tempestade". 

Nesse mes, Afonso de Albuquerque Melo escreveu uma 
s6rie de artigos, sob o titulo "O grao Lucena e o Partido Li
beral". Editorials vinham focalizando a necessidade de elei-
goes diretas. E surgia, de raro em raro, uma edigao de seis ou 
oito paginas. 

A 5 de setembro, A Provincia dedicou substancioso edito
rial ao primeiro aniversario de sua fundagao, declarando a 
certa altura; "O brado da imprensa livre, vigorosa e mortifi-
cadora, cedo ou tarde se faz ouvir; despotas e consules, czares 
e governadores, todos teem um juiz severe na consciencia e 
esta fara ver o espectro medonho do crime. Abafe embora o 
hino dos palacios o queixume das vitimas, a imprensa sera 
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sempre o terror dos algozes. Batida pelo poder, sera a estatua 
das aguas que, sonora, repercutia o gemido das vagas. 

"A Provincia nao teve outra aspiragao: fazer-se represen-
tante dessa imprensa que e o abrigo das liberdades e das cons-
ciencias; que embarga o passo do despotismo; defende a causa 
do progresso, calmo e refletido; da guarida aos vencidos 
pela forga e pela violencia; e brada, brada sem cessar, contra 
o crime e o abuso. Como orgao politico de um partido, tinha 
diante de si um programa a defender e a propagar. Deste 
nao se afastou". 

Depois de aludir as campanhas empreendidas, frisou que 
"a fase mais dificil e mais penosa foi a da questao politico-
religiosa", adiantando: "A atitude d'A Provincia foi franca e 
decisiva. Batendo a guarda avangada do ultramontismo, fe-
riu quanto pode, e fa-lo-ia de morte, se tanto pudesse, o je-
suitismo. Abragado este com o poder, travou-se a luta entre 
o povo e OS aliados satanicos". 

Ainda alguns topicos e concluiu: "Uma so vez, na liga dos 
combatentes, nao empunhou A Provincia o latego do tropei-
ro; jamais transpos a balisa sagrada do lar da familia. Foi 
um ano de fadigas e de heroica resistencia; mas glorioso para 
todos: soldados ou generals, combatentes ou sentinelas, cada 
um dira amanha: — Fiz o meu dever". 

Ate 0 fim de setembro, publicava-se a folha apenas duas 
vezes por semana, vindo a proclamar na edigao de 1.° de ou-
tubro de 1873: "Mudando as suas condigoes de vida, tomando 
lugar na imprensa diaria, A Provincia continua na mesma 
profissac de fe, subordinada ao mesmo programa de ate on-
tem". Entendera, assim, o Partido Liberal de "preencher mais 
cabalmente os seus arduos deveres na propaganda pela im
prensa", esperando o auxilio indispensavel. 

Receberia todos os escritos que redundassem em proveito 
da sua propaganda: "Indagagoes e estudos de historia, prin-
cipalmente a de Pernambuco; tragos literarios, em prosa ou 
em verso; confrontagoes e paralelos entre a nossa e a 
situagao de outros paises civilizados; alvitres e conselhos de 
agao pacifica por bem da organizagao de propaganda liberal, 
esbogos biograficos dos vultos gloriosos do nosso passado; 
em suma, todas as manifestagoes da ideia liberal serao por 
nos recebidas como valiosos presentes. Nao ha no orgao li
beral de Pernambuco, da parte de sua redagao, a vaidade de 
supor-se ela por si bastante para a grande empresa; nem ha-
vera o pecado de sacrificar o bem da ideia por um exclusi-
vismo que nada explicaria ou justificaria". 
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Ante a alteragao verificada, passou A Provincia a admi-
tir uma pagina e as vezes um pouco mais de aniincios, ado-
tando tabela de assinaturas: na cidade, ano — 16S000; tri-
mestre — 4$000; interior e provincias, ano — 18$000; tri-
mestre — 4$500. A tipografia mudara-se para a rua Paulino 
Camara (atual Camboa do Carmo) xi.** 28. 

Com menos artigos e mais noticias, entrou a publicar, 
alem do folhetim, alguma outra pega literaria, inclusive poe-
sias de Albino Meira, nao dando tregua, por outro lado, ^s 
campanhas politica e religiosa. Escreveu, no dla 7, ainda de 
outubro, que o Ministerio continuava "a sua marcha, dei-
xando apos si a mais caracterizada esterilidade". 

Dois dias mais, aludiu a um aviso do Ministerio Rio 
Branco, que mandava "o procurador da Coroa e Soberania 
Nacional proceder, na forma da lei, contra o Bispo da Diocese 
de Olinda". 

No dia 17, um artigo sobre a nova fase da questao reli
giosa. "prenhe de dificuldades e perigos", acentuava: "O 
bispo D. Vital, animado pela expectativa simpatica do go-
verno, redobrou de energia; atentou contra a constituigao 
da familia, contra o culto publico, contra o direito da sepul-
tura em campc sagrado e, por ultimo, feriu, ousada e atre-
vidamente, a Constituigao do Imperio e a propria autoridade 
do poder social. Era demais! e o Senhor Rio Branco sentiu-
se ferido pelo olhar da nagao. E o que fez, porem, S. Ex.'^? 
O que fez, quando de Pernambuco subiam representagoes 
dirigidas ao governo e a Camara, por iniimeros cidadaos de 
todas as classes? Nada". Concluiu o articulista: " . . . nada 
ha a esperar deste Ministerio, que tudo sacrifica ao seu apego 
ao poder; isto, desprezando absolutamente a hipotese de 
conivencia do governo nos pianos do episcopado". 

Sob o titulo "A imprensa brasileira", A Provincia, de 28 
de novembro, teceu comentarios em torno da suserania do 
Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro; lembrou a necessi-
dade de "animar" a industria das materias primas da im
prensa, cria-la mesmo, para que nao continuassemos "mais 
atrasados do que os nossos vizinhos do Rio da Prata" . 

"Enquanto, porem, — continuou — a industria nacional 
nao puder naturalmente dispensar a estrangeira, convem dar 
entrada, livre de direitos, a todo o material tipografico, in
clusive o papel de impressao". Mais adiante: "Como consec-
tario, devem transitar sem imposto, pelos nossos correios, 
todos OS jornais e brochuras. Ainda como consectario em 
um pais que tanto precisa de instrugao, deve desaparecer 
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todo e qualquer imposto sobre livros, jornais, brochuras, 
mapas, etc.; sobre estabelecimentos de tipografia, livraria, 
encadernagao, fabricas de tipos, papel, em suma, sobre tudo 
quanto respeite ao movimento da palavra impressa. Feito 
isto, teriamos dado um grande passo para a ilustragao do 
pais. Seriam poucas centenas de contos de menos, nos co-
fres gerais e provincials; mas seria um enormissimo aumento 
no capital intelectual e moral da nagao". E concluiu: 

"Disseram, do alto do trono, que os nossos costumes po-
liticos estao pervertidos; e o jornal, o livro do povo, vive 
entre nos nas mais precarias condigoes. fi assunto vital, que 
oferecenios as meditagoes dos nossos colegas da imprensa. 
E aos de Pernambuco em especial, lembramos um congresso 
de imprensa, em que discutissimos os meios de libertar o 
curso do pensamento, a primeira condigao de todas as liber-
dades. Esperamos a palavra dos colegas". 

Completando a primeira pagina, aberta com o editorial 
"Vida retrospectiva", a edigao de 1 de Janeiro de 1874 apre-
sentou um rodape em versos de sete silabas, intitulado "Bons 
Anos", cuja oitava final dizia: 

"Passem bem, meus bons leitores, 
Ja vai longe esta historia; 
Deus vos de muito bons anos, 
Muito cobre, e muita gloria. 
Rogai aos ceus que o Paranhos 
La com o papa a se arranjar, 
Nos livre desse bispinho 
E do Lucena sem par". 

Na edigao seguinte, ocupou-se o matutino da prisao de 
Frei Vital Maria Gongalves de Oliveira, pronunciado que 
fora pelo Supremo Tribunal de Justiga (3). Divulgou, tam-
bem, amplo noticiario a respeito da inauguragao do cabo 
submarino no Recife. 

Comentou, a 4 de Janeiro, que a detengao do prelado 
tivera como motivo o fato de S. Revm.^ haver-se negado a 
cumprir a ordem do Governo Imperial que deu provimento 
ao recurso interposto a Coroa pela interditada Confraria 
do S. S. Sacramento, da Matriz de Santo Antonio. 

Enquanto isto, a folha divulgava cronicas, no idioma 

(3) O Bispo de Olinda foi condenado a quatro anos de prisao com 
trabalho forgado, mas obteve anistia, decretada pelo Govgrno Imperial a 
17 de setembro de 1875. 
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frances, assinadas por Tibiircio Zimborio, permanecendo, 
sem descontinuidade, a campanha contra o Presidente Hen
rique Pereira de Lucena e contra a "coluna alugada" do 
Diario de Pernambuco. 

Ainda em maio, a questao religiosa absorvia "todas as 
atengoes". E a 31, lia-se: "A situagao conservadora esta nos 
seus paroxismos"; "a queda do snr. Visconde do Rio Bran-
00 esta escrita". 

A partir de junho de 1874 ficou assim constituido o 
corpo redacional d'A Provincia: Epaminondas de Melo, Ulis-
ses Viana, Scares Brandao, Almeida Nobre, Jose Antonio de 
Figueiredo, Aprigio Guimaraes (4), Arminio Tavares, Jose 
Austregesilo, Lopes Machado, Jose Mariano, Estevao de Oli-
veira, Paula Sales, Cicero Peregrine, Miguel de Amorim, Eli-
seu Martins e Amintas de Carvalho. Publicava versos de Luis 
Carlos de Araiijo, P. Palma, Francisca Izidora, Pelino Gue-
des, Eduardo de Carvalho, etc., em carater esporadico. 

De 4 de julho a 7 de agosto divulgou o matutino uma 
"Mofina", que dizia: "Povo de Pernambuco, atende! A As-
sembleia Provincial de nossa terra langou novos impost os 
sobre generos de primeira necessidade: bacalhau, came seca, 
farinha de trigo e outros. Malditos os vermelhos". Isto em 
tipo corpo 12, interlinhado, na primeira pagina, com mais 
outros periodos ligeiros, inclusive este: "Tu, povo de Per
nambuco, que suavas todo o teu suor para comer uma vez 
ao dia, o que sera agora de ti?" 

Outra "Mofina", depois, trazia os nomes dos deputados 
que votaram pro e contra a chamada "Lei Bacalhau". Uma 
terceira, a partir de setembro, exultava: "Vai desaparecer 
da cena o presidente que mais tem aviltado esta nobre terra". 
Chamou-o de "flagelo do povo; carrasco das familias em 
pranto; devorador das economias dos pobres; estelionatdrio 
contra pobres orfaos; foliculario repugnante; homem sem 
criterio de qualidade alguma, concluindo: "fi um pernam-
bucano parricida, que esbofeteou o heroico Pernambuco! 
MaldiQao!" 

(4) Participante ativo da Questao Religiosa, Aprigio Guimaraes, 
oculto sob o pseudonimo de Fabio Rustico, deu a publico, em fins de 1873, 
OS livros "Jesuitismo e Catolicismo" e "Jesuitismo em Pernambuco". 

Na Biblioteca Mario Melo, em poder do seu filho Clovis Melo, existe 
um volume de recortes de artigos redacionais d'A Provincia, do periodo 
do segundo semestre de 1874 e primeiro de 1875, artigos que foram os da 
polemica politica com o Diario de Pernambuco, todos autenticados com a 
assinatura, a tinta, de Aprigio Guimaraes. 
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Entretanto, a "Mofina" demorou poucos dias e Pereira 
de Lucena permaneceu no poder ainda bastante tempo. 

A contar de 17 de julho, prolongada por dois meses, pu-
blicou-se, nos "A pedido", com a assinatura Um do povo, a 
serie de artigos "O dr. Aprigio Guimaraes", em sua defesa, 
coberto de baldoes que vinha sendo pela "coluna alugada" 
do Diario de Pernambuco, por causa dos editorials, "cheios 
de energia", que A Provincia publicava "sobre o novo im-
posto langado aos generos de primeira necessidade". 

Teve apenas duas paginas a edicao de 9 de setembro, 
do matutino, cuja circulagao ficou suspensa devido a insta-
lagao de oficinas proprias, levada a efeito na rua do Impe-
rador n.^ 77, para onde foram igualmente transferidos o es-
critorio e a redagao. Reapareceu quatro dias depois. E or-
gulhava-se de sua tiragem diaria, cujo total, ja de 1.600 
exemplares, era ostentado em tipo graiido, abrindo a pri
meira coluna da primeira pagina. 

Na edigao de 31 de dezembro, veio a escrever o articu-
lista: "Comegou e acabou o ano de 1874 sendo presidente 
Henrique Pereira de Lucena. Infeliz e deshonrado Pernam
buco!" Qualificou-o de "lacaio, ignorante e cobarde", fa-
zendo um resumo das suas agoes. Ao Diario de Pernambuco 
chamou de folha prostituta, que vive para ai a beber na 
taga da tesouraria, sem incomodar, a noite, a vizinhanga", 
acrescentando; "Ha de entrar na historia do jornalismo per-
nambucano a infamia do Diario de Pernambuco em 1874". 

Noutra nota, a respeito do presidente Lucena e do Diario, 
frlsou: "Deus os fez e Joao Alfredo juntou-os". A proposito 
da campanha do quebra-quilos, dizia: "O sr. Lucena mente 
sempre que fala". 

No dia seguinte, abrindo a primeira edigao de 1875, la-
mentava o articulista, novamente, o fato de ainda perma-
necer Pereira de Lucena no governo de Pernambuco, frisan-
do: "Sofre a desgraca e a deshonra, altivo pernambucano! 
Ha de chegar o dia da justa vinganga! Bebe, ate as fezes, o 
calix da vergonha, nobre povo de Pernambuco!" 

Seguiram-se novos ataques ao governo, motivados pela 
violenta repressao ao movimento do quebra-quilos, no inte
rior do Estado, que o presidente da provincia dizia ser fo-
mentado pelos jesuitas e . . . pelos liberals. 

Desde 22 de Janeiro, divulgou longa serie de cartas do 
seu redator Aprigio Guimaraes ao Visconde de Camaragibe, 
a proposito de uma carta que este dizia possuir dele, datada 
de 1854, vindo entao a baila fatos partlculares referentes h 
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reprovacao do primeiro num concurso para catedratico de 
Direito. A 54.* e ultima missiva saiu a 4 de abril. 

A maior edigao — 12 paginas — foi dada a 16 de junho, 
nove das quais dedicadas ao banquete oferecido ao Barao 
de Vila Bela, por motivo de sua volta da Europa para ser 
restituido ao seio do Partido Liberal. No fim do mes, reju-
bilava-se a redagao com a queda do Gabinete Rio Branco, 
substituido pelo Duque de Caxias, que teve, inicialmente, boa 
guarida nas colunas do matutino. Deixara o governo pro
vincial, por outro lado, Henrique Pereira de Lucena, assu-
mindo-o Joao Pedro de Carvalho Morals, o qual, dois meses 
depois, ja suportava o azedume da critica do jornal oposi-
cionista. 

No ano de 1876, a partir de 23 de fevereiro, A Provincia 
passou a circular como vespertino, "sendo apregoada nos 
lugares publicos". Em continuada campanha contra a ad-
ministragao local, exercida, ao chegar o mes de maio, por 
Manuel Clementino Carneiro da Cunha, travava polemics 
com o orgao conservador O Tempo. Em margo auarecera um 
novo colaborador, dos mais categorizados: Tobias Barreto; 
depois, era Silvio Romero. Ao atingir dezembro, deixavam o 
escritorio da empresa os funcionarios Pedro Alexandrino e Al
meida Sobrinho. 

Ao iniciar-se 1877, escrevia A ProAancia, a 8 de Janeiro, 
que o novo ano nao trazia nenhuma esperanca de melhora-
mento: "Na ordem moral, a decadencia dos costumes pu
blicos e espantosa: ou nos negocios relatives ao conflito en-
tre a Igreja e o Estado, ou na ordem politica, havemos che-
gado a mais triste das situacoes. Um bispo resume em si 
toda a religiao, e faz quanto planeja. Um Ministerio resume 
em si toda a politica e, considerando este Brasil um bom 
camelo de carga, leva-o pelos desertos de sua ambigao e ga-
nancia, de sua venalidade e corrugao, sem encontrar o mais 
ligeiro obstaculo. O Imperio marcha; para onde, nao se 
sabe". Mais adiante: "O ano ultimo deu o escandaloso e 
audaz exemplo de nao reunir-se o Parlamento". Depois de 
aludir a "frieza da imprensa" e a cobardia dos brasileiros, 
encerrou: "Tudo atesta que a visita do ano de 1877 chega-
nos com fisionomia carrancuda, sem o caracteristico risonho 
que revela esperangas". 

Vinha a folha perdendo sua anterior vivacidade, com 
menos editorials, poucas notas e sueltos, rareando os folhe-
tins, ao passo que aumentavam as publicagoes solicitadas. 
A tiragem subira, contudo, para "2.500 exemplares", bai-
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xando o preqo da vendagem avulsa para 0S40. No mes de 
margo publicou-se outra serie de artigos de Ganganelli (5), 
sob o titulo "A Igreja e o EsTado"; e em julho iniciava-se 
campanha contra o aumento de impostos pelo governo fe
deral. A 13 de setembro, a prlmeira pagina veio circulada 
de tarja, com emblema funebre e o registro, no centro, em 
letras grandes, do falecimento do senador cearense Tomaz 
Pompeu de Sousa Brasil, cujo necrologio ocupou as primei-
ras colunas da segunda. 

De 30 de outubro a 30 de novembro, fez o jornal com-
pleta cobertura da vinda ao Recife do Marechal Manuel Luis 
Osorio, Marques do Herval, divulgando vasta reportagem 
das homenagens que Ihe foram prestadas, publicas e parti-
culares, inumeros discursos e a maior serie de poemas pane-
giricos ja dedicados a alguem, assinados, entre outros, per 
Ciridiao Durval, Belisario Pernambuco, Mariano Augusto, 
Antonio Inacio de Torres Bandeira, Silveira de Carvalho, 
Inacio de Barros Acioli de Vasconcelos, Joao de Brito, Ama-
ro Pessoa, J. F . Pais Barreto, Joao de Sena Barbosa e Fran-
cino Cismontano (pseudonimo de Francisco do Brasil Pinto 
Bandsira e Acioli Vasconcelos) . Apos a de despedidas, de 
oito paginas, a 21 de novembro, seguiram-se diversas edi-
Qoes com expressivo noticiario das honrarias tributadas pelo 
povo pernambucano ao heroi brasileiro. 

A 3 de Janeiro de 1878 toda a primeira pagina, com 
vinheta funebre e tarja, foi dedicada ao necrologio 
do Ministro Zacarias de Gois e Vasconcelos. Ocorreu, entao, 
esperada crise ministerial, sendo o Gabinete Conservador 
substituido pelo Liberal, a frente o Conselheiro Cansangao 
de Sinimbu, o que deu lugar a comentarios otimistas, de 
acordo com a orientagao do jornal. 

Escreveu A Provincia, no dia 9, que "o trabalho da opi-
niao, manifestado pela imprensa, nos comicios populares e 
na tribuna parlamentar, soterrou a situagao conservadora", 
que so deixara "ruinas nas relacoes morals e economicas 
por todos OS angulos do Imperio", acentuando: 

"Nao chegou a ocasiao de fazermos o inventario da si-
tuagao que findou. Nos nao tripudiamos, porem, com a vi-
toria. O poder vai ser, para nos, nao a Capua do repouso, 
mas a oficina do trabalho. Conhecemos o encargo que to-
mamos sobre os ombros, pesado e cheio de responsabilida-

(5) Circulou, em 1876, no Rio de Janeiro, uma revista ilustrada com 
o titulo O Ganganelli. 
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des", mas "as dificuldades acumuladas serao incentivos para 
esforgo duplicado". Acrescentou que "a historia do Partido 
Liberal e segura garantia da futura prosperidade publica, 
da economia e produtivo emprego das rendas, da vigilancia 
sobre o Tesouro, da moralidade no funcionalismo, do cum-
primento severe das leis e da satisfagao das necessidades po-
liticas, morals e economicas do Imperio". 

Seguiu-se o elogio de cada um dos titulares do gabinete 
de 5 de Janeiro, terminando o editorialista por felicitar o 
pais pela nova era que se abria a atividade politica. congra-
tulando-se com Pernambuco, por ter sido chamado o Barao 
de Vila Bela aos conselhos da Coroa, para ocupar a pasta 
dos Negocios Estrangeiros. 

Logo mais, um editorial ocupava-se dos ultimos atos do 
presidente da provincia, Francisco de Assis Oliveira Maciel, 
que vinham escandalizando a opiniao publica, dizendo, a 18 
de Janeiro, que ele devia lembrar-se ja haver passado "o go-
verno do filhotismo e do contrabando oficial, do qual S. 
Ex.^ era delegado". Concluiu aconselhando o chefe do Exe
cutive a recolher-se aos bastidores. 

O Desembargador Oliveira Maciel so exerceu o governo 
durante tres meses, ate 15 de fevereiro, quando o entregou 
ao 1.° vice-presidente Adeline Antonio de Luna Freire, o 
qual, por sua vez, o transmitiu, a 20 de maio, ao Presidente 
Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda. 

A polemica com O Tempo, jamais interrompida, prosse-
guiu, transformando-se o diario conservador em oposicio-
nista. 

Meses depois, a 1 de outubro, A Provincia dedicava suas 
quatro paginas, com palavras de saudade, ao falecimento, 
dois dias antes, do "venerando patriota" Bernardo Jose da 
Camara, Barao dos Palmares, heroi das revolugoes de 1824 
e 1848, consoante o necrologio dado na seguinte edigao, ho-
mem que "nunca curvou o joelho, nunca abateu a fronte 
altiva". 

A 27 de novembro, seguindo a praxe de proporcionar 
"ferias aos trabalhos jornalisticos" e em vista de outros mo
tives preponderantes, tais como a necessidade de transfer-
mar o material para aumento de formate, suspendeu o ma-
tutino sua circulagao. 

Ainda saiu a 6 de dezembro uma edigae extraerdinaria, 
para noticiar o almogo politico que es liberals efereceram a 
Ant6nie Epaminendas de Mele, eleite deputade, com e qual 
foram ocupadas tres paginas, repletas de discurses e brindes. 

A suspensao prolongou-se por alguns anos, tende ficado 
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prejudicada a publicacao do folhetim "O Nababo", ja no seu 
31.** rodape. Circularam 1492 edigoes, cuja numeragao se fez 
seguidamente. 

/ Reapareceu, feito orgao ostensivo do Partido Liberal, a -19^/C 
_1 de dezembro de 1885, com redacao e oficinas instaladas a * 
rua do Imperador n.° 51, tendo aumentado o formato para 
53x35. Comegou nova numeracao, para ser reiniciada cada 
primeiro dia do ano, e foram estabelecidos os precos de 
12$000, 6$000 e 3S000, respectivamente, para as assinatu-
ras anual, semestral e trimestral. 

O editorial de apresentagao da nova fase dizia inicial-
mente: "O reaparecimento deste jornal, na atual situagao 
politica do pais, indica, pelo seu proprio nome e pelas tra-
digoes que a ele se ligam, os seus intuitos: a continuidade 
de esforgos perseverantes pela realizacao completa e defini-
tiva do governo livre, assentado e consolidado em institui-
goes que garantam ao individuo o pleno exercicio de sua li-
berdade; ao municipio e a provincia uma orbita de agao tao 
vasta e independente quanto permitir a harmonia dos in-
teresses nacionais, e ao Estado o funcionamento do regime 
parlamentar pelo jogo desembaracado dos aparelhos cons-
titucionais". 

Aludindo a primeira fase, acentuou: "Se, no passado, 
contribuiu, pela propaganda e pela critica, para a modifi-
cacao do antigo regime ditatorial, no presente e no futuro 
nao e menos elevada e patriotica a missao d'A Provincia". 

Depois de reportar-se a agao lenta dos partidos poli-
ticos, k subida dos conservadores ao poder e ao exemplo de 
Pitt, adotado pelo Barao de Cotegipe, frisou o articulista: 
"A Provincia tendo, pois, em sua primeira epoca, propug-
nado sempre pela preponderancia da Camara dos Deputa-
dos nas organizagoes ministeriais, condigao de existencia 
dos governos de gabinete, continuara nessa missao patrio
tica ate que, de uma vez, se firme no Imperio o sistema par
lamentar, e pode dizer ao pais o que o celebre orador disse 
na Assembleia Francesa de 1789: "N6s somos chamados a 
recom.egar a historia". Eis, em suas capitalidades, o progra-
ma politico deste jornal, que iremos desenvolvendo e am-
pliando segundo as circunstancias do momento". 

Na semana seguinte, cresceu mais o formato da folha, 
tornando-se infolio, paginas de seis colunas, escrevendo, a 
proposito, o articulista, a 8 de dezembro: "Tendo nos de 
atender a polemica politica, a critica dos atos da adminis-
tragao geral e provincial, que cada vez mais desafia a nossa 
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oposigao, e k propaganda de nossos principios, o formato 
primitivo d'A Provincia tornou-se insuficiente para as ex-
pansoes da luta politica e as exigencias de uma extensa pu-
blicidade comercial e industrial". 

Apos aludir a receptividade do publico ledor, concluiu: 
"Fundada e publicada as pressas, ainda nao podemos de 
um modo definitivo regular as suas condicoes de vida poli
tica, literaria, financeira e comercial. Uma serie de melho-
ramentos pretendemos realizar, e acreditamos que, al6m 
de sua parte politica, sera ela uma folha abundante de in-
formagoes seguras. Continue o favor publico, com o apoio 
do Partido Liberal, a sustentar-nos, como esperamos, e A 
Provincia sera digna de sua missao patriotica". 

Sob a diregao de Jose Maria de Albuquerque Melo (6), 
anunciou o seguinte corpo redacional: Jose Mariano, Faelan-
te da Camara, Julio de Luna Freire, Ulisses Viana, Sigismun-
do Gongalves, Maximiano Lopes Machado, Fernando de Cas
tro, Demetrio SimSes e Timoleao de Albuquerque Maranhao, 
que eram, segundo Manuel Caitano (7), "todo um brilhante 
estado maior de escritores politicos". O proprio Manuel Cai
tano iniciara, nessa oportunidade, sua atuagao regular no 
campo jornalistico, ao lado do irmao Jose Maria. 

Bern impresso, ostentando tipagem nova, o matutino, 
em seu formato grande tornou-se bastante atraente, inserin-
do vasto noticiario, a segao "Comercio e Financas", atos ofi-
ciais e folhetim, alem dos editorials e sueltos, outra vez com-
batendo o Partido Conservador, que voltara ao poder com o 
Gabinete Cotegipe, sendo presidente da provincia o Conse-
Iheiro Jose Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Tendo divulgado 23 edigoes no mes de dezembro, A Pro-
^ vincia Iniciou 1886 com a de 6 de Janeiro, prometendo pre-

l « » 6 jniQs Q̂g leitores que tomassem assinaturas, atraves de uma 
tombola da Loteria em favor da "educagao dos ingenuos da 

(6) Em artigo nas "Publicagoes Solicitadas" do Jornal do Recife, 
edicao de 6 de junho de 1885, revelou Manuel Caitano que, na primeira 
fase d'A Provincia, quando o dr. Eliseu Martins abandonou o cargo de 
revisor — porque o Partido Liberal Ihe retirara a verba de lOOSOOO men-
sais — o primeiranista de direito Jose Maria ofereceu-se para substitui-lo 
gratuitamente- " entrara como revisor, constituiu-se em pouco tempo 
colaborador e sucessivamente redator daquele orgao de publicidade"; 

nao raras vezes, em ocasioes de necessidade, com o desprendimento 
que Ihe era peculiar', ocupava lugar entre os artistas, travava do compo-
nedor e compunha ele proprio o artigo que acabava de escrever". 

(7) 'Um seculo de jornalismo em Pernambuc", in "Livro do Nordeste" 
(edigao do Diario de Pemambuco), 1925. 
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Colonia Isabel". No mes de margo surgiu interessante cola-
borador de versos satirico-humoristicos, usando o pseudoni-
mo Banga la Fumenga. 

Ao chegar o mes de julho, o matutino condenou, em su-
cessivos editoriais, a depuragao, pela Comissao de Inquerito 
da Camara dos Deputados, de Jose Mariano — proclamado 
deputado federal pelo 2.° Distrito, eleito que fora, em segun-
do escrutinio, no mes de fevereiro — classificando-a como a 
tnaior vergonha, a maior miseria, a maior infamia, o maior 
escandalo de todos os tempos. Transcreveu artigos da im-
prensa carioca, que igualmente verberou o fato, divulgando 
vasto noticiario das manifestagoes publicas de simpatia, in
clusive por ocasiao do desembarque, a 29 de julho, do espo-
liado, de volta do Rio de Janeiro, alvo de uma infinidade 
de discursos, em comicios e recepgoes. Durou a cobertura 
do assunto ate fins de agosto (8). 

A 27 de outubro, apresentou-se a primeira pagina 
circulada de tarja, com vinheta funebre e os dizeres, no 
centro, em grandes caracteres: "O Partido Liberal de Per-
nambuco curva-se ante o tumulo do grande cidadao Jos6 Bo
nifacio de Andrada e Silva". Na segunda pagina, o necro-
logio. 

Nao deixou A Provincia de criticar a administragao pro
vincial, exercida, a partir de 30 de margo, por Inacio Joaquim 
de Sousa Leao, e, desde 10 de novembro, por Pedro Vicente de 
Azevedo, mantendo sempre polemica com o Diario de Per-
nambuco, cujo diretor, Filipe de Figueiroa Faria, era alvo 
de veementes ataques. 

Exibindo, na edigao de 5 de Janeiro de 1887, novos me- / 8 ^ 7 
Ihoramentos, sobretudo o aumento de mais alguns centlme-
tros na estatura, tendc as paginas sete colunas de compo-
sigao, escrevia a redagao: " . . . ufanamo-nos de dizer que nao 
ha localidade em que ela deixe de penetrar, como se espalha 
por todo 0 Imperio e ate no estrangeiro". 

Tornou-se "Diario Politico, Comercial, Noticioso e Lite-

(8) A proposito dessas eleigoes, foi langado um "Suplemento d'A 
Provincia", em forma de livro, com 154 paginas, sob o titulo "Eleigao do 
2° Distrito em Pernambuco", contendo a "Contestagao do Conselheiro Teo-
doro Machado Freire Pereira da Silva" (o candidate oponente) e a "Refu-
tagao apresentada por Jose Mariano Carneiro da Cunha", esta ultima ocu-
pando dois tergos do volume (Col. Arquivo Publico Estadual). 

Ainda sobre o esbulho ocorreu a divulgagao dos seguintes opuscules: 
"Jose Mariano ou A Vitima Glorificada", apoteose em 5 quadros, por Joa
quim Candido da Silveira Carvalho; "Manifesto Academico — Ao Pais", 
com 121 assinaturas, e "Versos a Jose Mariano", por N. Duperron 
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rario", estabelecendo a seguinte tabela de assinaturas: ano 
— 16$000; trimestre 4$000; interior: ano — 20S000; semes-
tre — lOSOOO. Melhorou o service telegrafico, que era defici-
ente; e introduziu as segoes "Ciencia", "Variedades", "Reli-
giao'' e "Publicagoes diversas", alem da parte propriamente 
literaria, passando a inserir trabalhos em prosa, esporadica-
mente, de Alcindo Guanabara, Luis Guimaraes Junior e ou-
tros, e versos de Samuel Martins, Paulo Pereira, Luis Delfi-
no, J. Gongalves Junior, etc. 

Passaram-se poucos meses e, a 2 de maio, A Provincia 
entrou em nova fase, colocando apenas o seguinte, abaixo 
do cabegalho: "Publicagao diaria". Lia-se no artigo de fun-
do: "Esta folha passa por uma modificagao em sua existen-
cia. Tendo cessado o prazo do contrato que a fazia orgao de 
um de nossos partidos politicos, procurara, de hoje em di-
ante, representar, na medida das forgas que a dirigem, todas 
as grandes e nobres aspiracoes que se cogitam no seio do pais, 
sem prejuizo da defesa constante dos interesses pernambu-
canos. Duas fontes de males teem viciado e corrompido o 
organismo do Imperio: — a escravidao, deshonrando o tra
balho livre e depravando a familia e os costumes gerais, e a 
centralizagao administrativa, matando a iniciativa local e 
criando embaragos ao progresso normal". 

Dizia, a seguir, da necessidade de "congregar todos os 
elementos de vitalidade e de forga, e tentar este combate 
pacifico da imprensa livre pela aboligao imediata da escra
vidao e pela federacao das provincias", adiantando: "A re-
forma abolicionista compreende a reorganizagao do trabalho 
agricola, tendo por base a instrugao profissional. A propria 
classe dos proprietaries agricolas vera que pugnamos pelo 
seu bem estar. Combatemos a escravidao e teremos de pro-
fligar muito naturalmente os abuses e os crimes que alguns 
pseudos-senhores queiram cobrir com falsa imunidade". 

Passara, assim, "por motivo de financas" — pois vinha 
atravessando serios "embaragos pecuniarios", segundo Ma
nuel Caitano — a propriedade de Antonio Carlos Ferreira 
da Silva, Manuel Gomes de Matos e Luis Ferreira Maciel Pi-
nheiro, tendo como editor Adolfo Lins de Sousa. Logo mais, 
a 1° de julho, reduziu-se a 18$000 a anualidade para o inte
rior e se estabeleceu em 0S60 o prego da vendagem avulsa. 

Nesse ano de 1887 intensificou a campanha abolicionista, 
nao so atraves de artigos redacionais, como de autoria de 
Joaquim Nabuco, que defendeu, igualmente, sua propria 
candidatura a Camara Federal, pelo 1.° Distrito, indicado 
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pelo Partido Liberal. Em tal campanha empenharam-se a 
redagao e, concomitantemente, Cassiano Lopes, Pedro Ivo e 
outros, em seguidos artigos, ao mesmo tempo que o matu-
tino atacava o conselheiro Machado Portela, ministro con-
servador, que se candidatara como oponente, dizendo um edi
torial (13/9) que a eleigao deste ultimo so ocorreria medi-
ante novos atentados a inviolabilidade pessoal da vida da po-
pulagao ou "pela compra ostensiva e escandalosa de votos, 
aberta, ultimamente, no comercio". Todavia, Nabuco venceu 
o pleito, realizado no dia seguinte. 

A proposito da atitude adotada pela imprensa liberal, 
durante a eleigao de 14 de setembro, manteve Jose Mariano, 
no mes seguinte, viva polemica com a "Coluna Liberal" do 
Jornal do Recife, depois, portanto, da cisao partidaria. A 17 
de novembro, A Provincia ocupava-se dessas divergencias, in-
dicando Jose Mariano, da ala ortodoxa, para entender-se com 
0 senador Luis Filipe de Sousa Leao, em prol da reunificacao. 

Verificou-se, em 1888, um periodo de calmaria politica, 
sobretudo apos a queda, em margo, do Gabinete Cotegipe, es-
tando voltadas todas as atengoes da redagao para o movi-
mento abolicionista, que culminou com a lei de 13 de maio. 

No mes de junho retornou a folha a direcao de Jose 
Maria (9), tendo como redatores Jose Mariano, Antonio Go
mes Pereira Junior, Estevao de Sa, Artur e Francisco de Al
buquerque, Filomeno Peixoto e Manuel Caitano, voltando a 
ser orgao do Partido Liberal. 

Dentre a materia inserida, variada, reduzidos os pruri-
dos da campanha partidaria, notavam-se artigos assinados 
por Faelante da Camara, inclusive com o pseudonimo de 
Lincoln; Lourengo Bezerra Carneiro da Cunha, etc., e versos 
de Mendes Martins, Raimundo Correia e, sobretudo, de Gre
gorio Junior (Joao Gregorio Gongalves, que antes aparecia 
como J. Gongalves Junior), com seus "Tiros ao alvo", secao 
humoristica que vinha do principio do ano e foi substituida, 
em julho, pelos "Graceios", constantes de sonetos de sete 
silabas (10). 

(9) Em artigo de 20-12-1890, escreveria Jose Maria que, ao reassu-
mir a diregao e propriedade d'A Provincia, seu primeiro ato foi despedir 
Adolfo L. de Sousa, que figurava como editor. 

(10) Consoante nota divulgada a 3-8-1889, A Provincia, manifestando, 
publicamente, sua gratidao a Gregorio Junior, resolveu dar uma edigao dos 
apreciados "Gracejos", "justa homenagem prestada aquele que tanto fez 
e continuara a fazer ainda em proveito dos seus leitores". Concluiu abrindo 
assinatura para o livro, com capa ilustrada, a 2$000 por exemplar. 

2'«2:9* 
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Na parte do segundo semestre, Jose Higino Duarte Pe-
reira assinou uma serie de artigos, nas "Publicagoes Solicita-
das", sob 0 titulo "Selfgovernment" (tese de concurso), con-
testando a opiniao de Tobias Barreto (este atraves do Jornal 
do Recife), ambos baseados na teoria expendida nos livros 
do jurisconsulto Rodolfo Gneist. Ao lado daquele, associa-
ram-se no ataque, tornado de carater pessoal, outros comba-
tentes, mas sob pseudonimos, inclusive Beslier (como se 
ocultava o medico Antonio de Siqueira Carneiro da Cunha), 
0 qual, em artigo de 17 de outubro, intitulado "O dr. Tobias 
Barreto como chefe de escola", acentuou que as qualidades 
que nele mais se salientavam, como polemista, eram "a in-
solencia, a petulancia, a fatuidade, a inconveniencia, a ma-
criagao". Nas "solicitadas" d'A Provincia apareceu um To
bias Napoleao defendendo os pontos de vista do outro To
bias (11). 

Um desentendimento havido em torno do servigo grafico 
levou a empresa a dispensar, de uma so vez, a 7 de setembro, 
21 tipografos, lutando com dificuldades para substitui-los 
sem prejudicar a saida do jornal. 

Abrindo a primeira coluna da primeira pagina, lia-se, 
a partir de 3 de Janeiro de 1889: "A Provincia e a folha de 
maior circulagao no norte do Brasil". 

Tendo entrado para o corpo redacional, Carneiro Vilela-
comegou a divulgar, a 13 do mes em referenda, as "Cartas 
sem arte", em rodape, aos domingos; logo mais, redigia, dia-
riamente, sem assinatura, a cronica "Tragos e Trogas", sendo 
a primeira datada de 5 de fevereiro. Criou-se a segao humo-
ristica, em versos, "Parte Policial", pelo Dr. Policia, e Greg:6-
rio Junior passou, em maio, a assinar a "Receita da manha" 
(quadra em decassilabos), pouco depois substituida pelos sens 
"Avulsos", sendo outros colaboradores Joao de Deus do Rego, 
Oliveira e Silva, Guilherme Braga, Alberto de Oliveira, Fran-
ga Junior, J. M. Silva Coutinho, que iniciou, em outubro, 
uma serie de artigos sob o titulo "Silvicultura", e Juvenal, 
autor das "Satiras", em versos. 

(11) Em nota ao pe da pagina 326 do livro "Polemicas", vol. II das 
"Obras Completas" de Tobias Barreto (edi?ao do Estado de Sergipe, 1926) 
escreveu Silvio Romero: "Acompanliei com todo o cuidado esta dis'cussao: 
de um lado, Tobias so, e de outro lado, o dr. Jose Higino, acolitado por 
grande quantidade de pseudonimos, que ocuUavam, ao que se diz, os no-
mes dos srs. drs. Jose Mariano, Jose Maria, Antonio de Siqueira Carneiro 
da Cunha, Maciel Pinheiro e outros. As descomposturas passadas em To
bias foram das mais violentas que tern sido publicadas em letra de forma 
contra ente humane. Superiores aquelas so as de que eu proprio tenho 
sido alvo iiltimamente em livros inteiros e em repetidos artigos de jornais" 
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No fim do ano, o matutino veio a travar polemica com 
O Norte, em que pontificavam Martins Junior e Maciel Pi-
nheiro, e novamente com o Diario de Pernambuco, os quais 
combatiam a administragao provincial exercida por Manuel 
Alves de Araujo, assim concluindo um editorial, a 16 de no-
vembro: "Infeliz Diario de Pernambuco, ate quando rebai-
xaras a missao da imprensa?" 

Ufanava-se, em fins de dezembro, numa nota cuja inser-
qa.0 se estendeu ate os primeiros dias do ano seguinte, de pu-
blicar o melhor servigo telegrafico da imprensa do Recife, 
para o que mantinha correspondentes "habilitadissimos e no-
taveis" no estrangeiro e na capital federal, alem de artigos 
de fundo, "contos e pequenos romances, poesias, anedotas e 
muitos outros escritos que amenizam o espirito e sao outras 
tantas fontes de instrugao para o povo". Divulgava atos ofi-
ciais. Impressao em maquina Marinoni. 

Na edigao de 1 de Janeiro de 1890, apos o primeiro edi- I ^^O 
torial sobre "O dia de Ano Bom", no qual o articulista con-
cluiu desejando a todos os assinantes e leitores o "c§u na 
terra" e o "gozo perene das venturas eternals", o segundo 
ocupou-se do "glorioso legado" que fora a implantacao da 
Republica, para dizer que ao novo ano estava assinalada 
"uma notabilissima tarefa", frisando: "A Republica esta pro-
clamada. Nao ha receio de que a Constituigao deixe de con-
firmar o ato revolucionario do Exercito e da Armada". 

Mais adiante, acentuava: "O novo ano tem de assistir, 
certamente, a fundagao da Republica e ao desenvolvimento 
de todas as forgas vivas da nagao, ate ontem atrofiadas por 
mais de meio seculo de escravidao, de parasitismo e de pri- ^ 
vilegios, que o espirito das instituigoes democraticas nao pode 
tolerar. Tem de assistir ao ressurgimento das antigas pro-
vincias, sugadas pelo enorme polvo da centralizagao, e as 
quais, hoje transformadas em Estados autonomos, formarao 
o todo harmonico que se chamara Estados Unidos do Brasil". 

No mencionado ano empreendeu o matutino a divulga-
gao da Correspondencia "De Paris", assinada por Castro Re-
go. Os "Tragos e Trogas" foram substituidos pelos "Mono-
logos", depois "Dialogos", e seu autor, Carneiro Vilela, subs-
crevia mais as "Cartas na mesa". Apareciam produgoes de 
Joao Barreto de Meneses, Augusto Aristeu, Clovis Bevilaqua 
e outros. J . J . Seabra iniciou, a 29 de margo, uma serie de 
artigos, neles denunciando o diretor da Faculdade de Direi-
to, em consequencia dos insultos de que fora alvo, em reu-



1 9 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

niao da Congregagao. Na edigao de 9 de abril via-se inserida 
a nova lei de imprensa do governo provisorio (12). 

A Provincia vinha alimentando polemica com o Jornal 
do Recife, princlpalmente com seus redatores Ulisses Viana 
e Martins Junior, que eram atacados, inclusive, em artigos 
de Jose Mariano.A 22 de julho, dizia um editorial haver ter-
minado a crise verificada na politica pernambucana, uma 
vez afastado do governo provincial Albino Meira, que o 
exercera durante tres meses, sendo subsLituido pelo primeiro 
vice-presidente Ambrosio Machado. Logo mais, a 5 de agos-
to, fazia o matutino completa cobertura da chegada ao Re
cife do novo presidente da Provincia, o conservador Henri
que Pereira de Lucena (ja Barao de Lucena), a quem aderiu, 
pois recusava "tomar parte no odioso pacto oligirquico a 
que se pretendera enfeudar esta terra". 

Dois dias apos publicava-se u'a mogao em que antigos 
membros do Partido Liberal, aderindo a Republica, repudia-
vam a resolugao da outra ala, per haver preponderado nela 
p elemento oligarquico, mogao que teve a assinatura de Jose 
Mariano, Jose Higino, Lourengo de Sa, Jose Maria, Faelante 
da Camara, Bruno da Silva Maia e outros, seguida de tele-
grama ao Marechal Deodoro da Fonseca e de uma visita de 
solidariedade ao Barao de Lucena, quando este assumiu o 
governo. Enquanto isto, prosseguiam os ataques ao Jornal 
do Recife, que defendia a fagao liberal chefiada por Luis Fili-
pe de Sousa Leao (Barao de Vila Bela). 

No mes de outubro, porem, o "governo benemerito" da 
provincia foi transferido ao Desembargador Jose Antonio 
Correia da Silva, tambem apoiado pela A Provincia, que es-
creveu, a 27 de novembro: "Quem podera cruzar os bragos 
vendo esse prurido infernal dos odios do Jornal do Recife 

(12) Foi Manuel Antonio Pereira Borba o primeiro a sofrer o rigor da 
nova lei, pois, escrevendo, na edigao d'A Provincia, de 19-4-1890, violento 
artigo, na segao "Publicagoes diversas", contra o juiz de Direito de Tim-
bauba, Lourengo Bezerra Vieira de Melo, foi por este denunciado por cri
me de "injurias e caliinias", sendo pronunciado pelo juiz do 2° Distrito 
Criminal da capital, Joaquim Correia de Oliveira Andrade, e confirmada 
a pronuncia pelo Tribunal da Relagao (art . 231 combinado com os ar ts . 
230 e 237 § 2.° do Codigo Criminal) . Mandado langar o nome do acusado 
no rol dos culpados e lavrado contra o mesmo o respectivo mandado de 
prisao, fixou-se em 2.000S000 a fianga provisoria. Em consequencia, os 
diarios de 9-8-1890 publicavam o seguinte ato oficial: 

"Por portaria do governo do Estado, de 8 do corrente, foi exonerado 
do cargo de 1.° promoter publico da comarca desta capital o bacharel Ma
nuel Antonio Perei ra Borba, por se achar pronunciado em crime de in
ju r i as impressas". 
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contra o honrado magistrado que, merecidamente, dirige o 
Estado de Pernambuco?" 

Em artigo assinado, a 19 de dezembro, Jose Maria estam-
pou uma petigao dirigida ao Juizo do 2.° Distrito, chamando 
a responsabilidade Vicente Cisneiros Cavalcanti, o qual, em 
violento artigo, o injuriara atraves do Jornal do Recife, e 
pedindo a intimacao do editor para exibir a "obrigagao de 
responsabilidade" do autor, o que foi deferido. Entretanto, 
o editor nao apareceu, "nao teve a necessaria coragern para 
encarar a luz". Mas, ou Vicente Cisneiros iria a Juizo ou o 
"testa de ferro tera de responder pelas injurias atiradas a 
mim por um cobarde" — escrevera, depois, Jos6 Maria. Nada 
obstante, ficou tudo mesmo como estava. 

Ao iniciar-se 1891, atendendo a um apelo dos sens ti-
p6grafos, cujo salario, desde vinte anos atras, nao sofria al-
teragao, A Provincia aumentou o pagamento da composiqao 
do milheiro de letras, de $350 para $400. Eram novos cola-
boradores: Alvares de Azevedo Sobrinho, Gervasio Lobato, 
Gongalves Crespo, Alfredo Campos, Cunha Vale, Gervasio 
Pires, Jose Pedro Junior, etc. 

Alimentando ininterrupta polemica, o artigo de fundo 
de 30 de margo aludiu ao "bando quixotesco de que e chefe 
0 sr. Ulisses Viana e sub-chefe o sr. Martins Junior, hoje 
empoleirado no Jornal do Recife". Com o romance "Os mis-
t^rios da rua da Aurora", iniciou Carneiro Vilela, a 7 de 
abril, a publicagao de folhetins de sua autoria; logo mais 
vinha a colaboragao, em versos, de Manuel Arao, em carater 
esporadico. 

A 5 de agosto, exibindo tipagem nova e mais nitida im-
pressao, o matutino substituiu o foguete do alto da primeira 
coluna da primeira pagina pelo seguinte: "A Provincia, folha 
de maior tiragem do Norte do Brasil, e impressa em maqui-
na Marinoni, unica dessa especie nesta parte da Repiiblica". 
Festejou, na mesma data, o aniversario natalicio do Mare-
chal Deodoro, que mereceu longo editorial laudatorio e efu-
sivo poema de Joao Barreto de Meneses. Criou-se, a epoca, 
a segao de comentarios politicos "Rabecadas", na qual, a par 
de artigos e notas diversas, eram atacados, com virulencia, 
OS elementos da oposigao. 

Grave situacao veio a enfrentar o jornal, quando, a 18 
de dezembro, teve que suspender sua circulacao, por forca 
das circunstancias, voltando a tona no dia 23. Faltavam 
garantias, conforme explicou, para relatar os acontecimen-
tos verificados desde o dia 18, data em que o ditador Flo-

j g g ; 
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riano Peixoto mandara substituir o presidente transitorio 
do Estado, que era Antonio Epaminondas de Barros Correia, 
(Barao de Contendas) (13), por uma Junta, assim consti-
tuida: Jose Vicente Meira de Vasconcelos, Ambrosio Macha-
do da Cunha Cavalcanti e Joaquim Mendes Ouriques Jaques. 

No decorrer da suspensao, houve perseguigoes ao pes-
soal d'A Provincia, cujo diretor, Jose Maria, estava sendo 
procurado por toda parte, com a cabeca "posta a premio" 
(14). No dia seguinte, ou seja, a 24, dizia uma nota conti-
nuar a perseguigao desenfreada, adiantando: "A nossa ofi-
cina foi varejada, ha dois dias, a baioneta calada". Noutro 
topico transcreveu o seguinte comunicado oficial, assinado 
pelo secretario da Junta Governativa: 

"Nao tendo sido publicadas, desde o dia 19 do corrente, 
o Estado de Pernambuco e A Provincia, folhas diarias desta 
capital, e desconhecendo a Junta Governativa do Estado os 
motivos desse procedimento das respectivas redacoes, manda 
fazer publico que a liberdade de imprensa sera garantida, 
como afirmou em sua proclamacao ao povo em a noite de 18 
do corrente, e que estao dadas todas as providencias para 
que nenhum vexame nem agressao sofram as redagoes e ti-
pografias das referidas folhas diarias" (15). 

No dia 25 divulgavam-se um Manifesto do Barao de Con
tendas, relatando sua passagem pelo governo, e um pro-
testo do Senador Feliciano Caliope Monteiro de Melo, contra 
a dissolugao do Congresso estadual. Segundo o noticiario 
do dia 27, Jose Maria impetrara habeas-corpus preventivo, o 
qual foi concedido treze dias apos, mas nao cumprido, con-
tinuando o lider politico e jornalista afastado da cidade. 

Nao arrefeceu a polemica com o Jomal do Recife, sendo 
rijamente atacados Martins Junior e Ulisses Viana, princi-
palmente atraves das novas segoes de satiras "Metralhas", 

(13) O Barao de Contendas assumira o governo, na qualidade de pre
sidente da Camara estadual, a 30 de novembro, em substituigao ao res-
pectivo vice-presidente, Jose Maria, que o exercera pelo espago de tres 
dias, dada a reniincia do Desembargador Correia da Silva. 

(14) Jose Maria aliciara homens armados, para defender a autono-
mia do Estado, que julgava ameacada. Dai, a cagada a que foi submetido, 
como chefe da chamada "revolugao seca", depois de ter fugido do palacio 
do governo, pela escada do fundo, escapando num bote, rio Capibaribe 
a fora. 

(15) Um "Comunicado" do Diario de Pernambuco, de 24 de dezembro, 
dizia, a proposito, que A Provincia "deixou de ser publicada para armar 
ao efeito, com o fito de fazer crer la fora que estavam suspensas as ga-
rantias constitucionais". 
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por Krupp, e "Graves e Agudos", a cargo de Bemol, pseu-
donimo de Baltazar Pereira, que entrara para o corpo reda-
cional. 

Iniciando 1892, a empresa adotou nova tabela de assi- IS'^J2, 
na^^uras, a saber: Recife: trimestre — 5$000; Interior: ano 
24$000; semestre — 12S000. Numero avulso — $100. 

Manifesto "Ao Pais" foi publicado a 3 de Janeiro, con-
cluindo no dia seguinte. Nele relatou Jose Maria os aconte-
cimentos transatos, denunciando tudo quanto ocorreu para 
determinar a situagao criada pelo que chamou a "hecatom-
be de 18 de dezembro". Foi ao mesmo tempo transcrito vi-
brante discurso de Jose Mariano, pronunciado na Camara 
federal. No dia 12 saiu outro manifesto "Ao Pais", assinado 
pelos juizes excluidos do Tribunal de Justiga por haverem 
votado favoravelmente a concessao do habeas-corpus a Jos6 
Maria. Novos manifestos foram depois, divulgados, contra a 
situagao dominante, inclusive do Senador Lourenco de Sa e 
Albuquerque. 

Permanecia o terror policial e o matutino langou, no 
dia 13 de Janeiro, um Boletim, comunicando aos leitores que, 
estando sem garantias, sob ameagas de morte e empastela-
mento, fechava as suas portas, o que fez, realmente, mas 
voltou a circular apos 48 horas (16). 

Alvo de rudes ataques do Diario de Pernambuco, do Jor-
nal do Recife e da Gazeta da Tarda, que defendiam a Junta 
Governativa, A Provincia m.anteve polemica com os dois pri-
meiros, sem dar atencao ao terceiro, a respeito do qua! es-
creveu a 17 de Janeiro: "Informam-nos que somos diaria-
mente injuriados em artigos editorials da Gazeta da Tarde. 
Acreditamo-lo e, uma vez por todas, declaramos: Pode a Ga
zeta grasnar k vontade, nos descompor com a maior liber-
dade e disposigao. Nao nos incomoda, nem nos incomodara. 
Nao Ihe daremos a honra de uma resposta. A Gazeta nao 
tem cotagao". 

Tendo circulado, no dia 21, com seis paginas, voltou a 
folha a suspender sua circulagao, para ressurgir no dia 26, 
ainda de Janeiro, depois dos "graves acontecimentos de que 

(16) Fazendo coro, em sentido joco-serio, com a oposigao d'A Pro
vincia aos tres membros do governo, circulou, no dia 11 de Janeiro de 
1892, o pequeno jornal A Junta, que se vendia por uma "junta de tres vin-
tens". Constava do seu programa "puchar os cordoes desses bonecos de en-
gongo que escalaram o poder, para, com os seus gritos e trejeitos, diver-
tirmos o publico". Sua unica materia constituiu-se de satiras e achin-
calhe, em prosa e verso, a Junta Governativa do Estado. Pouco depois 
do inicio da distribuigao do afoito orgao, a policia confiscou os exempla-
res em poder dos gazeteiros, sendo estes presos e seviciados. 
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foi teatro esta capital na noite de 21 e na manha de 22". 
A tipografia "esteve cercada, sob o perigo de bombardeio des-
truidor"; "parte do seu material de composigao foi empas-
telado", e ate os redatores, desde aquela noite, estavam sen-
do perseguidos e ameagados por capangas e policiais, que os 
queriam "desacatar ou assassinar". Tudo isto ocorreu por mo-
tivo das eleigoes daquela data, que coincidiram com a passa-
gem pelo Recife do General Jose Clarindo de Queiroz, gover-
nador do Ceara, recem-deposto e alvo de grandes homena-
gens dos anti-florianistas pernambucanos, o que resultou 
em series motins. Sofreram vexames, principalmente, os jor-
nalistas Faelante da Camara, Gongalves Maia e Artur Or
lando . 

So a 28 de abril retornou Jose Maria do esconderijo, reas-
sumindo suas fungoes no matutino. No mesmo dia anun-
ciava-se a formagao do Partido Republicano Autonomista de 
Pernambuco, tendo como presidente de honra o Barao de 
Lucena, quando ja se encontrava a frente do Governo, eleito 
constitucionalmente, Alexandre Jose Barbosa Lima, empos-
sado uma semana antes. 

Entrou A Provincia num periodo de neutralidade quan-
to a administragao estadual, prosseguindo, porem., na eter-
na polemica com Martins Junior (17) e o Jornal do Recife 
e, ja entao, igualmente, com a Gazeta da Tarde. Dem6trio 
Simoes, Estevao de Sa e Aires Belo eram novos redatores, 
tendo Manuel Caitano voltado ao servigo, apos breve tempo-
rada feito promotor publico no interior do Estado. Veio a 
colaboragao poetica de Euniciano Ribeiro, enquanto Artur 
Orlando assinava substanciosos artigos de feigao juridica. A 
partir de 13 de maio, adotava-se nova tabela de pregos para 
publicagoes pagas, na mesma base dos outros diarios, confor
ms convengao assinada. 

Novo melhoramento anunciou a empresa, a 5 de agosto: 
foi inaugurada uma segao de estereotipia, destinada k fabri-
cagao de interlinhas, lingotes, cotagos e cliches para anun
cios. A edigao de 25 do mencionado mes foi dedicada ao fa-
lecimento de Deodoro da Fonseca, com todas as colunas, 
mesmo nas paginas de anuncios, separadas por linhas de 
tarja. 

Principiado 1893, A Provincia anunciou que ofereceria, a 
quem pagasse nova assinatura ate 15 de Janeiro, um volu-

(17) Os mais violentos artigos contra Martins Junior foram os das 
edigoes de 4, 6 e 21 de setembro de 1892, assinados por Jose Maria, que o 
chamou de "sujo", "roto", "negro como as trevas, imundo como a podridao". 
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me dos "Monologos" e "Cartas sobre a mesa", do seu redator 
Carneiro Vilela, ou o "Novo Codigo Penal". Varies intelec-
tuais responderam, a partir de fevereiro, a pergunta: "Ser 
feliz! Em que consiste a felicidade?", da segao "Cenaculo 
Ideias em concurso". E surgiu a segao de cronicas "Ao cor-
rer do lapis", sem assinatura, apesar de o redator falar na 
primeira pessoa do singular. 

A 18 de junho, um artigo redacional aplaudia o ato do 
Governador Barbosa Lima, que designou uma comissao para 
elaborar o projeto de regulamentagao da lei n.° 140. de no-
vembro de 1891, sobre a liberdade de imprensa, assim con-
cluindo: "O espetaculo a que, de 18 de dezembro para ca, 
estamos assistindo e um sintoma da decadencia moral con
tra 0 qual e preciso reagir energicarnente, mesmo por meio 
de forca publica, quando o abuso da liberdade de imprensa 
degenerar em provocagao ou via de fato". 

Devido a sucessivas interrupQoes, so na data acima men-
cionada, apos 26 meses do seu inicio, veio a terminar a di-
vulgagao do romance "Os misterios da rua da Aurora", com 
339 insercoes. Seguiu-se, a 7 de julho, outro folhetim de 
Carneiro Vilela: a novela "A menina de luto", depois im-
pressa em livro (edigao d'A Provincia), substituida, a 27 de 
ag6sto, por outra, intitulada "Noivados originals", com o 
sub-titulo "Historias historicas", do referido autor e redigi-
da em prosa e verso ao mesmo tempo. (Esta ultima tinha 
sido divulgada 22 anos antes, pela revista A America lUus-
trada e, em 1873, reunida em livro sob o titulo "Fantasias" 
e o sub-titulo "Contos ao correr da pena — 1864/1873"). 

Tamb6m no mes de agosto, a 22, em artigo assinado, a 
respeito do governo de Barbosa Lima, salientou Jos6 Maria: 
"Amigos hoje, poderemos amanha, o que nao permita Deus, 
digladiarmo-nos como adversaries francos e intransigentes". 

Na edigao de 27 de setembro era divulgada a nova ta-
bela de pregos de aniincios e assinaturas, de "acordo com os 
companheiros da imprensa da manha e tendo em vista a ele-
vagao do prego do trabalho tipografico", na seguinte base: 
prego por linha: Solicitadas — $180; aniincios (assinantes) 
— $100; idem (nao assinantes) — $150; Avisos ou reclames 
— S250; Leiloes e Declaragoes — $120; Editais — $150. As
sinaturas para o Recife: trimestre — 6$000; para o interior: 
ano — 27$000 semestre 14$000. A administragao das ofi-
cinas estava a cargo de Severiano de Paula Franco. 

Iniciada a 6 de setembro de 1893, a revolta da esquadra ^ ^ ĉ  ^ 
brasileira, no Rio de Janeiro, A Provincia ffiz ampla cober-
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tura dos acontecimentos, atraves de telegramas e recortes 
da imprensa carioca, comentando-os com neutralidade. Con-
tudo, atingida a "fase aguda", abragou a causa "com entu-
siasmo" e, em consequencia, passou a atacar, a um tempo, 
Floriano e o governo de Barbosa Lim_a (18) . Logo mais, a 14 
de novembro (19), veio a ser suspensa sua circulagao, me-
diante intimasao do delegado do 1.° Distrito, por ordem do 
governador, o qual, por sua vez, recebera instrugSes ema-
nadas do governo da Uniao. 

Alem disso, "foi preso o redator-chefe Jose Mariano Car-
neiro da Cunha (20), sendo varejados os predios da redagao 
para efetuar-se a prisao do redator dr. Jose Maria de Albu
querque Melo, nao se poupando os aposentos de sua exm.** 
familia, nem as malas que neles se achavam" (21). file, po-
rem, jd se encontrava no "oco do mundo", onde permane-
ceria longo tempo (22) . 

Ao verificar-se o "ultimatum" de suspensao, os redato-
res d'A Provincia divulgaram um Boletim, declarando que 
nao se submeteriam senao a forga, "desde que estivesse de-
clarado o estado de sitio" (23). fiste, contudo, ja fora de-
cretado. Invadidas a redacao, escritorio e tipografia, fica-
ram os predios sob rigoroso cerco. Num dos pavimentos su-

(18) Consoante anotacao de Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario Co-
rografico, Historico e Estatistico de Pernambuco" (Vol. Q e R), o proprie-
tario d'A Provincia fora intimado pela policia, a 17 de outubro, a nao 
publicar nem consentir artigos de critica ou censura contra o governo 
de Floriano Peixoto. 

(19) Na_ colegao da Biblioteca Publica do Estado, assim como nas 
outras colegoes, parciais, manuseadas, nao existem os exemplares corres-
pondentes ao mes de outubro e aos 14 dias iniciais de novembro de 1893. 

(20) Ainda segundo Sebastiao Galvao, o lider Jose Mariano divulgara 
um manifesto, na edigao de 5 de novembro, explicando sua posigao pe-
rante a revolta de 6 de setembro, de franca solidariedade, para concluir: 
"E preciso que a nagao inteira se levante, fazendo uma ultima intimagao 
ao Marechal Floriano Peixoto para que deixe o poder, por bem da paz e 
salvagao da Republica". Dai, a acusagao, que Ihe pesou, de haver plane-
jado uma sublevagao destinada a depor as autoridades constituidas que 
nao aderissem ao movimento chefiado pelo Almirante Custodio de Melo. 

(21) Noticiario do Commercio de Pernambuco, de 24-11-1893. 

(22) Dois meses decorridos, distribuiu-se, clandestinamente, no Recife, 
em opuscule, o manifesto "Aos meus concidadaos", datado de 23 de Ja
neiro de 1894. Nele, Jose Maria narrou, longamente, a preparagao do mo
vimento em Pernambuco, de apoio a revolta contra Floriano, e a traigao 
do Governador Barbosa Lima, que se havia comprometido a patrocina-lo, 
para depois fugir a responsabilidade. (Exemplar unico, existente na biblio
teca do Institute Arqueologico). 

(23) Da mesma edigao do Commercio de Pemambnco. 
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periores residia o proprio Jose Maria com a familia. As es-
cadas, dias seguidos, eram "um caminho de formiga da po-
licia" (24). Havia ordem de prisao para todo o corpo reda-
cional, que encontrou a salvacao na fuga, menos Gongalves 
Maia, o qual, detido, foi mandado para o quartel do 14° Ba-
talhao de Infantaria, na rua do Hospicio, de onde, todavia, 
conseguiu escapulir-se a 14 de fevereiro do ano seguinte, 
para o que "soube descer escadas de corda e pular muros" 
— conforme escreveu, mais tarde, Venancio (outro pseud6-
nimo de Baltazar Pereira), na segao "Vida alheia" (25) — 
permanecendo, pelo espago de quase um ano, em esconderi-
jos na cidade (26). 

Perdurando a paralisagao (27), a Uniao Tipogrdfica, 
presidida pelo artista grafico e escritor Joao Ezequiel de Oli-
veira Luz, deliberou dividir os tipografos sem trabalho entre 
as diversas oficinas locals, o que foi efetivado com exito. 

Cessado o estado de sitio, voltou A Provincia a circular 
a 5 de agosto de 1894, reproduzindo, ao abrir a primeira co-
luna da prim.eira pagina, uma carta circular aos leitores, 
assinada pelo gerente Jose Cisneiros de Albuquerque Melo, 
solicitando-lhes novas assinaturas e a utilizagao de suas co-
lunas ineditoriais. Salientava: 

"A Provincia, que continuara a ser o que fora sempre, 
desde o seu comeco — verdadeiro orgao da opiniao, advogando 
as boas causas, discutindo as questoes mais importantes que 
se agitarem no pais e fora dele, emitindo sobre todos os acon-
tecimentos politicos e socials o seu juizo com retidao e jus-
tica, independencia e criterio, que constituem seu apana-
gio — espera continuar a merecer o favor publico, unico re-
curso com que sempre contou e a quem exclusivamente deve 
o grau elevado de prosperidade a que atingiu e em que a en-

(24) A Provincia, edigao de 5-8-1894. 

(25) Idem, edigao de 8-8-1894. 

(26) A odisseia de Gongalves Maia esta narrada no seu livro "Horas 
de prisao", editado em 1923, no qual o autor e apresentado com o nome 
de Batista e Jose Maria com o de Avelar. 

(27) Tendo encaminhado ao governo federal apelos de jomalistas 
pernambucanos, no sentido de ser sustada a ordem de suspensao, o General 
Leitao de Castro, comandante da guarnigao do Exercito no Recife, rece-
beu assinado por Floriano Peixoto, o telegrama a seguir, que o Jomal do 
Recife divulgou a 22 de novembro de 1893: "A Provincia foi suspensa 
por justo motivo. Deveis manter esta ordem, deixando, assim, de aten-
der aos pedidos de outros jornais. A Provincia nao pode continuar agora. 
A situagao nao comporta concessao. Recusai tcrminantemente o pedido 
daquela imprensa que esta fora do seu papel". 
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controu o ato do governo pelo qual viu-se forgada a desapa-
recer da arena durante oito meses e meio. 

"Entregue a sua redagao a amestradas penas, A Provin
cia sera uma folha atraente e indispensavel a todas as clas
ses. Esmerar-se-a, principalmente, na parte comercial, dando 
noticias, informagoes e revistas exatas e completas, quanto 
possivel, do movimento da importante praga de Pernambuco". 

No editorial, a seguir, lia-se: "Ressurge, hoje, A Provin
cia, depois do silencio que Ihe foi imposto ha oito meses e 
vinte dias precisos. A intimagao que a nossa mesa de traba-
Iho veio trazer-nos um agente da policia, em 14 de novembro 
do ano passado, nao podia imobilizar eternamente a pena com 
que, no jornalismo pernambucano, sempre soubemos defen
der a Liberdade e pugnar pelo progresso da patria. Fosse me-
dida de justificado rigor ou de mera perseguigao, a sua vio-
lencia havia de ser transitoria, tinha de cessar, e cessou". 

Depois de outras consideragoes, concluiu o articulista: 
"Com a linguagem decente e modesta. de que sempre usou, 
ela sabera prosseguir em sua missao, furtando-se a incandes-
cencia da paixao partidaria para melhor servir ao bem pu
blico. Tributarios de seus interesses, a ele nos entregaremos. 
Foi bastante longo o periodo de suspensao d'A Provincia; mas 
isso nao a abateu, antes aumentou-lhe o animo e retemperou-
Ihe o patriotismo. Ela o atestara na nova fase que hoje co-
mega" . 

Ao retornar a circulagao, o matutino ocupava os pr6dios 
ns. 49 e 51 da rua 15 de novembro (atual do Imperador, onde, 
33 anos depois, seria localizado o Diario da Manha) e os de 
ns . 42, 44 e 44-A, do Cais da Regeneragao (hoje, avenida Mar
tins de Barros), com redagao e administragao no primeiro 
deles. 

Tres dias depois (8 de agosto) noticiava-se haver sido 
concedido habeas-corpus a Gongalves Maia, ja eleito e pro-
clamado deputado federal desde 6 de maio. Nada obstante, 
sabendo que o comandante do Distrito Militar, general Pi-
mentel, se dispunha a desrespeitar a medida, ele "teve de 
acautelar-se. Conseguiu, com todas as reservas, passagem 
para o Rio, num transatlantico ingles, foi para bordo em 
companhia do consul da Inglaterra, e partiu" (28). 

A folha empreendeu, entao, intensa campanha contra a 
administragao Barbosa Lima, a par de ataques ao Diario de 
Pernambuco, que a defendia. Enquanto isto, inseria materia 

f28) "Horas de prisao", pagina 176, ultima do livro. 
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variada, incluindo segoes como "Vida alheia", de Venancio; 
"Coisas intimas", por M.; "Cenas rusticas", de versos humo-
risticos, a cargo de Job Lucio; 'Sonhos", cronica de J.; "Por 
alto", com a assinatura Gil & Braz, surgindo mais colabora-
dores, em prosa e verso, a salientar Jose de Vasconcelos, De-
mdstenes de Olinda e Augusto Aristeu, ao passo que v'olta-
vam OS folhetins de Carneiro Vilela, a saber: "Laurinha" 
(crdnica de Olinda), a partir de 10 de agosto; "A Yara" (cro
nica fantastica do Para), que comegou a 29 de agosto; "O 
Amor" (cronica de toda parte), desde 19 de setembro, pouco 
depois enfeixadas no volume "Tres Cronicas"; "O Esqueleto" 
(crdnica fantastica de Olinda), que teve inicio a 13 de outu-
bro, e "Inah" a 18 de dezembro, novela cuja publicagao se 
estendeu ate fins de abril do ano seguinte (29), a que se se-
guiu, a 1 de maio, o romance "Noemia", terminado a 7 de fe-
vereiro de 1896 e transformado em livro. 

No mes de setembro de 1894 comecaram as cronicas de 
Gongalves Maia, procedentes do Rio de Janeiro, substituidas, 
a 18 de outubro, pela segao local "A Rua". A 19 de setembro, 
o matutino anunciava a libertagao do seu redator-chefe Jose 
Mariano, na capital federal (30), dedicando-lhe, desde ai, va
ries editorials, ate sua chegada ao Recife, a 16 de outubro, 
coberta por grandes reportagens. Havia regressado, por sua 
vez, dias antes, o diretor-proprietdrio Jose Maria. No mes em 
referenda, Raimundo Pontes de Miranda divulgava uma se-
rie de estudos, sob o titulo "Questoes Socials". Publicaram-
se, ja no fim do ano, varios discursos pronunciados, na Ca-
mara federal, por Artur Orlando, a respeito da situagao de 
Pernambuco. 

Contra a administragao estadual, escreveu A Provincia, 
a 17 de outubro de 1894: "Pernambuco enfrenta-se, hd lon-
gos meses, com o sr. Barbosa Lima e sofre, e sofre tan to, que 
dele nao pode ter do . . . Se a humanidade proibe que o mal-
vado seja hoje eliminado, e imperioso ao menos arreda-lo da 
sociedade que ele esta moral e materialmente destruindo. A 
paciencia esgota-se, e o desespero quase sempre sucede-a". 

(29) Igualmente a "Noivados originals", ja mencionada, as t r is cro
nicas, e as duas novelas a que se alude acima, tinham side divulgadas, 
entre 1871 e 1875, pela revista caricata A America Illustrada, sem assina
tura. "Inah" foi tambem publicada, em parte, no Diario do Gram Para, 
de Belem, de cuja tipografia, no ano de 1879, saiu em livro, pela primeira 
vez, chegando a 4a. edigao no Recife, em 1894. 

(30) A principio, Jose Mariano esteve encerrado num calabougo insa-
lubre da Ilha das Cobras, sendo, apos dois meses, transferido para melhor 
prisao, no Morro do Castelo. 
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Mais de um mes apos, verificado o empastelamento da 
Gazeta da Tarda, suspendeu A Provincia a circulagao a 29 
de novembro, solidaria com os confrades daquele outro dia-
rio. E, por intermedio do seu proprietario, Jose Cisneiros de 
Albuquerque Melo, receando assalto a tipografia, reque-
reu ao dr. Juiz de Direito do Civel a avaliagao de sua proprie-
dade. Os peritos nomeados, Francisco Pedro Bolitreau, Ju-
vencio Aurelio da Cunha Cesar e Jose de Vasconcelos, ava-
liaram-na em 328.340S000". 

So voltou a circulagao no dia 12 de dezembro, quando 
historiou e vituperou, em termos bastante energicos, aquela 
ocorrencia. 

Presente o ano de 1895, ao passo que divulgava sonetos 
e poemas de Baltazar Pereira, Fernando Griz, Luis Guima-
raes Junior, Augusto de Carvalho Aranha e outros, sem fal-
tar, aos domingos, a prosa literaria, acirrava-se a campanha 
contra o governo de Barbosa Lima, haja vista o editorial de 
17 de Janeiro — "Corrida de obstaculos" — do qual vale res-
saltar a frase: "A lei e o direito, a liberdade e a justiya vac 
sendo, de trecho a trecho, vencidos pelo feroz ditador". 

, Essa campanha teve resultado funesto, culminando com o 
// assassinio de Jose Maria, fato ocorrido no decorrer do pleito 

municipal de 4 de margo, quando fiscalizava a mesa eleitoral 
da rua 24 de maio. Impossibilitado de circular nos dias sub-
sequentes, por falta de garantias, so reapareceu o matutino 
no dia 11, com a primeira pagina em tarjas intercolunais, tra-
zendo no centro cliche de Jose Maria, dentro do desenho de 
um mausol6u (tres colunas) feito de vinhetas negras e, ao 
derredor, a materia, constituida de artigos de saudade e de 
recriminagao aos responsaveis oficiais pelo crime; biografia 
do extinto e narrativa completa dos fatos, continuando tudo 
na segunda pagina. Num dos editorials, lia-se: 

"O magarefe anemico do Campo da Republica, o Nero 
calvo como Domiciano, que respira a saiide na atmosfera dos 
matadouros, com o cinismo revoltante de um Pilatos assas-
sino, lava as maos no sangue do nosso querido chefe e incum-
be o ilustre dr. Sigismundo Goncalves (31) de fazer a sindi-
cancia do lutuoso acontecimento que cobriu de crepe o pais 
inteiro". 

Dias sucessivos, A Provincia ocupou-se do assunto, exaus-
tivamente, enquanto Jose Mariano escrevia, na imprensa do 

(31) Sigismundo Goncalves era entao, juiz de Direito do 3.° Distrito 
Criminal. 
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Rio de Janeiro, uma serie de artigos, aqui transcritos, sob o 
titulo "A tragedia de Pernambuco". No editorial de'12 de / / 
maio, dizia a folha enlutada: "O sr. Barbosa Lima e a cari- ' / 
catura hedionda de todos os despotas crueis, de todos os hi-
pocritas malvados". 

Devendo terminar a 17 de junho de 1895, segundo A 
Provincia, a gestao do malsinado governador, este, no en-
tanto, permaneceu no poder (32). Coincidia a data com o 
quarto aniversario da Constituigao estadual, comemorado 
com passeata e discursos. / ? 9 6 

Dois dias apos, num dos seus virulentos artigos, dizia que 
"a defunta Constituigao teve um enterro digno da gentalha . 
do snr. Barbosa Lima", ao mesmo tempo que declarava Fae-
lante da Camara, em artigo assinado: "No calendario da re-
ligiao de manipango, culto fin de siecle dos governistas de 
Pernambuco, o dia de ontem foi de finados, exclusivamente 
consagrado a memoria da Constituigao, aos artigos de lei 
mortos na juventude do sistema que nos rege". 

Permanecendo a falta de garantias, a folha deixou de 
circular a 27 e 28 e a 16 do mes seguinte, dias em que se fa-
zia sentir, mais agudamente, a afronta policial. A partir de 
7 de julho, foi obrigada, de acordo com a lei n." 140, a es-
tampar, no cabegalho, o nome de todos os redatores, que 
eram os seguintes: Jose Gongalves Maia, Baltazar de Albu
querque Martins Pereira, Manuel Caitano de Albuquerque 
Melo, Artur Henrique de Albuquerque Melo, Artur Orlando 
da Silva, Francisco de Albuquerque Melo, Francisco Faelan-
te da Camara Lima, Caspar de Drumond, Jose Mariano Car-
neiro da Cunha, Jose Nicolau Tolentino de Carvalho e Luis -
Demetrio Dias Simoes, constituindo os tres primeiros "uma 
equipe, consoante Anibal Fernandes, das melhores que o jor-
nalismo brasileiro jamais apresentou" (33), ao passo que a 
atuagao dos demais, em sua maioria, era anonima ou aci-
dental. 

A lei n." 140, de ambito estadual, mereceu sucessivos ar-

(32) Em' sua edigao de 17-6-1895, o orgao situacionista O Estado de-
clarou que o governo de Barbosa Lima, iniciado a 7 de abril, devendo, por 
forga do artigo 44 da Constituigao, durar quatro anos, se estenderia ate 7 
de abril de 1896. E, no dia 19, o Diario de Pernambuco divulgou a lei 
estadual que marcava as eleigoes governamentais para 7 de dezembro e 
estabelecia a data de 7-4-1896 para o termino do mandato do primeiro go
vernador constitucional. 

(33) "Jornais e jornalistas do meu tempo" — conferencia pronun-
ciada em Campina Grande, publicada no Diario de Pernambuco, de 6-12-1953, 
e depois incluida no livro "Estudos Pernambucanos". 
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tigos de condenagao, inclusive assinados por Faelante da Ca-
mara, que comprovou sua inconstitucionalidade. Na segao 
"Revista dos jornais", atribuiu-se a mesma "intencoes re-
servadas". 

Obedecendo a um dos dispositivos da lei, que aboliu "o 
anonimato e o pseudonimo", Sergio deixou de assinar as suas 
"Coisas Simples", coluna de satiras politicas, na qual eram 
visados, sob tremendo ridiculo, o governador, seus satelites e 
o Diario de Pernambuco. Excluida a assinatura, a secao, que 
se prolongou ate novembro, tornou-se ainda mais caustica, 
sen que deixassem de aparecer no texto das notas, a qual-
quer pretexto, alusoes ao pseuddnimo extinto (34). As "Coi
sas da Arabia" situavam-se no mesmo piano de levar ao ridi
culo a grei situacionista. Seu autor era Faelante. 

Em artigo na edigao de 21 de julho, o jornalista Dem6-
trio Simoes revelou que estava condenado a morte e, se ainda 
nao caira "golpeadp pela faca de qualquer sicario a servigo 
do sr. governador, e porque estudam oportunidades, procu-
ram asado momento", acentuando: "Sao sem numero as em-
boscados e atos preparados contra mim, vindos de longa data 
e cada vez mais amiudados. Ninguem acredita quanto tem-
me custado fugir a todos eles". 

Medindo a situagao, resolveu o jornalista mudar-se, 
temporariamente, para o Rio de Janeiro; nao escondeu, po-
r6m, que ia viajar; preparou a bagagem e quando estava a 
postos para rumar ao porto, teve de abandonar seu intento. 
Havia ordem para deixa-lo "partir da rampa do Cais do Co-
m6rcio, mas, ao chegar a barra, seria preso. Um escaler, an
tes de atracar o seu, havia conduzido capangas e soldados; e 
uma forga estacionava em Fora de Portas, dominando o ca
nal por onde passam as embarcagoes". Salvou-o "uma alma 
bemfazeja". 

(34) O questor Neri da Silva, acompanhado de um escrivao e poli-
ciais, dirigiu-se ao escritorio d'A Provincia, a 7-8-1895, ali fazendo a apre-
ensao dos restantes exemplares da edigao do dia. Foi lavrado o devido 
termo, segundo o qual a segao "Coisas simples" incorrera na "sangao penal 
do artigo 6.°, § 1°, da Lei 140. porque figurou um dialogo em que alguem 
perguntava se era em consequencia do fato de ter alargado a rua das Nin-
fas que se dizia sofrer o sr. prefeito da capital de certa molestia cujo 
nome e analogo ao daquela rua". 

No dia 22, o juiz Joao Alvares Pereira de Lira condenou a multa de 
200S000 o jornalista Baltazar Pereira, que o promotor se "arrogou o direito 
de escolher, entre os onze redatores d'A Provincia", como responsavel pela 
publicagao incriminada. 

O condenado apelou para o Superior Tribunal, porem nao se falou 
mais no assunto. E o promotor denunciante, Manuel Nunes Correia, passou 
a ser o alvo principal da mais contundente satira das "Coisas simples". 
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Demetrio Simoes, entretanto, conseguiu, depois, afas-
tar-se do Recife. Segundo A Provincia, a 17 de setembro ele 
ja se encontrava na metropole, assim como os seus compa-
nheiros de redagao Jose Mariano, Artur Orlando, Gongalves 
Maia, Gaspar de Drumond e Nicolau Tolentino, alguns de
les eleitos deputados. 

Depois de haver escrito, por algum tempo, as "Cartas 
do Sul", Gongalves Maia passou a ter segao diaria no orgao 
carioca Cidade do Rio, sob o titulo "Flexas", que A Provincia 
transcrevia, precedendo a primeira, a 19 de setembro, do 
topico seguinte: "As flexas que o talentoso jornalista des-
fere contra os inimigos da patria e os vendilhoes do templo 
da Repiiblica sao de ouro e levam o curare na ponta ada-
mantina: brilham quando atravessam o espago; mas deixam 
o veneno da crltica severa, da censura merecida e justa no 
ponto em que atingem". 

Em seguimento aos ataques a situacao dominante, lia-
se na edigao de 29 do referido mes: "O sr. Barbosa Lima 
nao 6 governador legal de Pernambuco; desde 17 de junho 
ele nao e mais do que um simples usurpador; o seu govSrno 
nao se apoia no Direito e sim na forga!" 

Ao iniciar-se 1896, A Pro\incia dava edigoes dominicais 
de seis paginas e, ao passo que anunciava, alegremente, apro-
ximar-se o dia da substituigao do governador do Estado, apre-
sentou novas segoes, como as "Cronicas do tempo", em gran-
de rodape, de Gongalves Maia, e as "Historias do dia", por 
B. P. (Baltazar Pereira), prosseguindo o "Cenaculo", onde 
apareciam, em prosa ou verso, Honorio Carrilho, Virgilio 
Varzea, Albino Meira, Franga Pereira, Eduardo de Albuquer
que, Gregorio Junior, com a "Musa Domingueira", e outros. 

Iniciando a segao "Literatura aos domingos", na edigao 
de 26 de Janeiro, Faelante da Camara disse que vestira, "por 
cima do gibao de politico efetivo, a blusa domingueira de 
literate em disponibilidade", frisando, apos outras considera-
foes: "O habito de falar relativamente a assuntos politicos, 
zurzindo os escandalos de um governo macabro, da porven-
tura ao estilo os tons de um artigo de fundo". 

"Por outro lado — acentuou — tratar de literatura em 
uma terra sitiada pelo analfabetismo petulante, entregue as 
moscas da gangrena oficial, sera talvez o mesmo que falar 
da b3leza do sol nascente ao sujeito que sai, cambaleante, de 
uma orgia, soltando ao ar puro da manha baforadas nause-
abundas de aguardente e sarro. Tudo isso, porem, e "nariz 
de cera" e, se eu prometi escrever hoje um folhetim litera-

/^-U 



2 0 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

rio, devo mandar ao diabo as cantilenas". Seguiu-se o co-
mentario, ate encher duas boas colunas. Continuou aos sa-
bados. 

Artur Orlando entrou a redigir um rodape, as qumtas-
feiras, e Francisco de Albuquerque Melo afastou-se do corpo 
redacional. 

A edigao de 4 de margo, comemorativa do primeiro ani-
versario do assassinio de Jose Maria, com todas as quatro pa-
ginas circuladas de grossa tarja, apresentou, na primeira, 
a par de grande espaco em branco, o cliche e sucinta legenda 
do extinto; na segunda e na terceira, extenso editorial, colo
cado, em partes iguais, ao centro de cada uma, e, na quarta, 
apenas um soneto de saudade, em tipo corpo 24, tambem ao 
centro, o que se repetiria em igual data do ano seguinte, com 
outras palavras e outro soneto, assinado por Baltazar Pe-
reira. 

Em nota de 21 de maio, relatou o matutino haverem 
seus redatores abordado Sabino Manuel da Silva, vitima das 
maiores atrocidades, inclusive simulagoes de fuzilamento e 
tres meses em Fernando de Noronha, onde trabalhava de dia 
e passava as noites com o pe no tronco. Nada disso adian-
tando, OS algozes ter-lhe-iam oferecido quatro contos de reis 
para afirmar que tinham sido redatores d'A Provincia quem 
mandara colocar veneno numa fritada que o Barao de Na
zare (agricultor Silvino Guilherme de Barros) enviara de 
presente a familia do governador, a qual se sentiu mal apos 
servir-se do prato. Aquele popular, criado do titular, fora o 
portador da saborosa iguaria (35) . 

A partir de junho, ainda 1896, Jose Mariano divulgou 
numerosos artigos assinados; Elias Borges (outro pseudoni-
mo de Baltazar Pereira) vinha escrevendo "Uns e outros", 
enquanto Vital Junior perpetrava versos satiricos. 

Gongalves Maia, que era, alem de redator d'A Provincia, 
deputado federal, numa de suas permanencias no Recife es-
creveu, em abril de 1896, "Casos diarios" e depois vinham 
files recortados da Cidade do Rio. Mais algum tempo, nova-
mente na sua banca da redagao, assinava notas sem titulo. 
No ano seguinte, voltou a escrever as "Flexas", entao na 

(35) Cerca de quarenta anos depois, a viiiva de Alexandre Jose Bar-
bosa Lima foi chamada, com insistencia, por um moribundo residente 
num subiirbio carioca. Era o ex-cozinheiro do Barao de Nazare, que Ihe 
pediu perdao por ter colocado veneno na famosa fritada. A viiiva revelou 
tal fato a D. Flora de Oliveira Lima; esta contou-o ao jornalista Mario 
Melo, o qual, por sua vez, o transmitiu aos leitores a 12 de julho de 1956 
na sua "Cronica da Cidade" do Jornal do Commercio. ' 
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Gazeta da Tarde, do Rio, aqui transcritas, depois continuan-
do-as no Recife. Foram enfeixadas em livro. I S" <=1 6 

Em veemente editorial de 18 de novembro de 1896, a 
folha combateu a designacao de "Barbosa Lima" dada a 
nova estagao telegrafica de Sanharo, da Estrada de Ferro Cen
tral, frisando: "O nome desse magarefe anemico recorda os 
mais negros tempos da nossa historia e reune as maldigoess 
que cobrem os nomes de Cairn e Judas" . Dez dias depois, 
chamava atengao para o seguinte despacho do governador 
Joaquim Correia de Araujo, numa petigao de Eduardo Jose 
de Sousa, mestre dos pedreiros das obras dos fornos de inci-
neragao: "O governo exigiu o comparecimento oficial dos 
operarios para evitar que fossem pagas folhas nas quais fi-
guram nomes de individuos que nenhum servigo prestam". 

A 2 de julho de 1897, A Provincia retirou do Expediente 
o nome dos redatores principals. Entre os novos contava-se 
Amaro Bezerra. 

;&^7 

6rgao eminentemente politico, nao deu tregua, jamais, 
k campanha contra certos elementos do poder, obedientes, 
desde a saida de Barbosa Lima do governo, a lideranga do 
Conselheiro Rosa e Silva. Se nao atacou, desde o principio, a 
administragao de Correia de Araujo, nao deixou de faze-lo 
algum tempo mais, aeusando-o de transgredir a lei, no to-
cante aos pleitos eleitorais. Lia-se, a proposito, na edigao de , ̂  a c> 
23 de dezembro de 1898: "Se S. Ex.'̂  cumprisse a lei, a poll- / S T S* 
tica do sr. Rosa e Silva nao seria, hoje, dona de quase todos 
OS conselhos municipals, de quase todos os prefeitos e sub-
preieitos". 

Ja antes, a 28 de junho, A Provincia noticiava haverem 
seus redatores side intimados a responder a processo de in
juria, a requerimento do dr. Santos Moreira, pela referen
d a que a ele fora feita, dois dias antes, como "conhecido 
figurante da ladroagem das usinas". 

A comecar de julho do referido ano, o matutino fazia 
acompanhar suas quatro paginas, aos domingos (depois tam-
bem as quintas-feiras), de um suplemento, em tabloide de 
quatro paginas, com alguma literatura na primeira. Vinham 
divulgando sonetos e poemas: Celso Vieira, Eduardo de Car-
valho, sempre Joao Barreto de Meneses, Ernesto de Paula 
Santos, tambem usando o pseudonimo Fortunate Ventura; 
Olimpio Galvao, Mendes Martins, Moreira de Vasconcelos, 
Luis Estevao, Regueira de Sousa, Joao Barafunda (travesti 
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do poeta alagoano Joao Francisco Coelho Cavalcanti (36); 
Domicio Rangel, igualmente prosador; Bianor de Oliveira, 
Carlos Porto Carreiro, que veio a divulgar. no ano seguinte, 
sua tradugao do "Cirano de Bergerac", e outros, figurando 
Higino Be!o entre os prosadores. Gongalves Maia mandava, 
do Rio de Janeiro, as "Cartas Fluminenses" e, apos, ja no 
Recife, escrevia as "Notas ligeiras", assim iniciando 1899, 
para continuar com artigos de epigrafe variada, que eram 
transcritos pelo Jornal do Commercio, do Rio, de onde vol-
taria a enviar fvs "Cartas Fluminenses", terminando o ano, 
de novo, com as "Notas ligeiras", locals. "Dias grandes" foi 
uma interessante segao de fins de 1898, assinada por Cantii 
Junior e constituida do registo de um fato politico, seguido 
de uma quadra em decassilabos. 

Esquecidas magoas anteriores, Martins Junior e Jos6 
Mariano faziam politica comum, tendo os dois assinado 
convites, em setembro de 1898, para meetings, e manifestos 
eleitorais dos partidos unidos Autonomista e RepuVjlicano 
Federal. 

No segundo semestre de 1899 agitava-se a "Questao Rosa 
e Silva — Delmiro Gouveia", a respeito da qual escrevia al-
gu6m, com o pseudonimo Prater Taciturno, enquanto a reda-
gao divulgava artigos de louvor a personalidade de Delmiro, 
com ataques ao governo e ao Diario de Pernambuco. Alem 
da nova colaboragao de Soriano de Albuquerque, Sa d'Alber-
garia ("Da Europa"), Virgilio Brigido e Fiuza de Pontes, 
saiam versos humoristicos de Cirano (Baltazar Pereira) e 
Triboulet. 

Enquanto isto, a folha nao poupava a poliiica situacio-
nista estadual, qualificando a administracao de Sigismundo 
Goncalves como "um governo de patranhas". Ante a per.s-
pectiva de eleigoes proximas, escreveu o editorialista, a 5 de 
novembro: 

"Sairemos das maos do sr. Sigismundo An tonic Gon-
galves para as do sr. Antonio Goncalves Ferreira, e entre 
OS dois ha pequeninas diferengas: um arruma o Gongalves 
a direita e o Antonio no meio, e o outro arruma o Gongal-
ves ao meio e o Antonio a esquerda... E uma simples troca 
de posigao de Antonio e Goncalves e nesse arranjo intimo 
OS nossos prejuizos hao de ser iguais ao nossos lucres". 

(36) No scu livro "Pseudonimos Brnsilciros", Serie I, Vol. II, pag. 
36, Antonio Simoes dos Reis atribuira o pseudonimo Joao Barafund'a, por 
suposigao, a um Coelho de Sousa amazonense, "humorista, poeta e critico". 
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Ao findar o ano, precisamente a 12 de dezembro, Manuel 
Caitano protestava, em artigo, contra unia declara^ao feita 
no Clube Popular, de que Jose Maria, se vivo fosse, teria ade-
rido a Concentragao Republicana, entao fundada. Travou-se 
ligeira polemica com o novo jornal A ConcentraQao, atraves 
do qual Jose Mariano, seu redator, afirmou, dois dias apos, 
que 0 redator-chefe d'A Provincia so esperava um pretexto 
para romper com ele, e repetiu a declaragao em causa. Vol-
tou Manuel Caitano, a 15, com o violento artigo "De guarda 
a um tumulo", atacando Jose Mariano e defendendo a me-
moria do seu irmao. Prosseguiu o debate. J 9 00 

A edigao inicial do ano de 1900 saiu a 4 de Janeiro, nao 
no dia 3 (primeiro dia util), devido a inseguranca piiblica 
criada com o aparato militar das eleigoes de 31 de dezembro 
e o incendio ateado, no dia seguinte, ao mercado do Derby, 
seguido da prisao de Delmiro Gouveia, a que A Provincia de-
dicou largo espago, atacando o governo do Estado e seu 
patrono Rosa e Silva, assim como o orgao oficioso Jornal do 
Recife, atribuindo a elementos oficiais a responsabilidade do 
sinistro. Escreveu, a proposito, na edigao seguinte: "Os lil-
timos acontecimentos nos levariam ao terror vermelho do 
governo do sr. Barbosa Lima, se nao aparecessem, no terror 
de hoje, os negrores repugnantes da imundicie". 

Celso Vieira, autor da "Cronica" que abria a primeira 
pdgina do Suplemento, vinha alimentando forte polemica 
com OS redatores da segao "Album do Domingo", do Diario de 
Pemambuco (37). 

A 14 de Janeiro iniciou Carneiro Vilela a divulgagao de 
sua comedia "Quando elas querem" e, a 25 de fevereiro, a 
primeira pagina dedicou-se ao Carnaval, estampando a ale-
goria "Ze Pereira", em quatro colunas, e a parte restante cons-
tituida de trepagoes politico-carnavalescas, vindo o noticii-
rio dos festejos na primeira pagina do Suplemento. 

A partir de maio, a folha alterou, em parte, o seu as-
pecto grafico, tendo quase toda a primeira pagina composta 
em tipo corpo 6 1/2 batido, ao passo que as tres outras eram 
dedicadas a Segao Comercial, Solicitadas e Anuncios. Na 
parte intelectual surgiram novos nomes entre os colaborado-
res esporadicos, a salientar: Franga Pereira, Edwiges de S& 
Pereira, Alfredo Maia, F. Moreira de Vasconcelos, Misael Sei-
xas, Guimaraes Passos, Generino dos Santos; Aldebaran, com 

(37) Em julho dc 1900, Celso Vieira publicava o livro "Questoes li-
terdrias", constituido do material polemico. 
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as "Coisas do outro mundo"; Jose Henrique de Sa Leitao, 
Caitano de Almeida Andrade, Carneiro da Cunha ("Questao 
das aguas"), Raul Azedo, Leonidas de Oliveira, Ventura Cor-
reia e, ja no fim do ano, G. de A., com a cronica politica 
"Velhos e novos", ao passo que Fradique assinava versos li-
geiros. 

Efetivada a substituigao do governador do Estado, A 
Provincia mantinha-se discreta quanto a administracao do 
novo titular Antonio Goncalves Ferreira, continuando, porem, 
em polemica, por qualquer motivo, com o Jornal do Recife e 
seu redator-diretor, o ex-governador Sigismundo Gongalves, 
ao mesmo tempo que envolvia nos ataques a gestao de An
tonio Ferreira Junior (Tonico Ferreira) na Prefeitura de 
Olinda. 

Dois trabalhos em zincografia, um deles no Suplemen-
to, estampou a folha a 4 de novembro do mencionado ano, 
OS primeiros executados em suas proprias oficinas, o que 
constituiu "um arrojo de aprendizagem", logo mais norma-
lizando-se essa nova atividade. O primeiro cliche represen-
tava uma cruz latina, comemorativa do Dia de Jesus Cristo 
Redentor (38). 

A edigao de 1 de Janeiro de 1901 exibiu alegoria, na pri-
meira pagina, em homenagem ao Seculo XX. No mes se-
guinte tinham boa cobertura os festejos carnavalescos (39). 
Surgiram, durante o ano, os "Modos de ver", de Julio Celso; 
a cronica "De Paris", por E. B.; "Cartas a Polux", por Castor 
(pseudonimo de Teotonio Freire); "Formigas de asas" (nota 
politica satirico-humoristica, baseada no que escreviam, na 
vespera, os outros jornais); "Estudos e opinioes", por Dio-
nisio Goncalves Maia; versos de J. A. de Almeida Cunha e 
Julio Belo; mais prosa e verso de Teotonio Freire, etc. 

Carneiro Vilela, que divulgara, em fevereiro, as series 

(38) Esse cliche ainda existe, em poder do professor Jos6 Maria C. 
de Albuquerque e Melo, filho de Manuel Caitano e sobrinho de Jose Maria. 

(39) Editado pela turma dos redatores auxiliares, com a "cumplici-
dade" do chefe das oficinas, circulou (sem data) no domingo de Carnaval 
de 1901 (17 de fevereiro) o prospecto "A Provincia — Boletim do (Carna
val", no formato de 37x25, impresso em papel couche, utilizando tinta 
verde. Como linica materia, apresentou uma charge (autoria de Jack) , 
em que figuravam tres individuos soltando foguetes (eram eles Goncal
ves Maia, Baltazar Pereira e Manuel Caitano, os maiorais da redagao), 
com legenda em versos alexandrinos, assim iniciada: 

"Tres homens de encomenda, uma trindade seria, 
Metida em tais calcocs, metida em tais coletes, 
Saudando o Carnaval e os dias da pilheria!" 
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"Carnaval" e "Uma procissao de cinzas" (recordaQoes da in-
fancia), iniciou, em abril, a cronica ligeira "Tocando e rin-
do", e Goncalves Maia (Jose), que, ao voltar de suas lides 
parlamentares, suspendera, outra vez, as "Cartas Fluminen-
ses", abriu nova segao, sob o titulo "Banalidades". 

Em ataques sucessivos a lideranca politica do Conse-
Iheiro Rosa e Silva, passou o jornal a polemizar, tambem, 
com o Diario de Pernambuco. Em oulubro, Baltazar Pereira 
trocava doestos com Artur de Albuquerque, que se tornara 
redator do mencionado orgao situacionista. Vieram as 
"Cartas de Lisboa", assinadas por Luis Galhardo, e, em de-
zembro, as "Notas de ciencia", por Pedro d'Able, enquanto, 
precisamente no dia 10, se iniciava a divulgacao da serie de 
17 conferencias pronunciadas pelo Padre dr. Julio Maria, na 
igreja do Espirito Santo. 

Comegou o ano de 1902 d'A Provincia com a divulgagao 
do romance de H. G. Wells, "O Homem invisivel", nao mais 
em rodape, mas abrindo a primeira coluna da primeira pk-
gina. Retornaram as "Cartas fluminenses". 

O Carnaval, a 9 de fevereiro, mereceu uma alegoria de 
cinco colunas, desenho de Julino Machado, por copia de 
E. Fonseca. A "Cronica" semanal do Suplemento, durante 
bastante tempo a cargo de Celso Vieira, ks vezes com o pseu-
d6nimo de Alceste, passou a ser escrita por T. F . (Teot6nio 
Freire) (40). Surgiram as "Conversas de rua", por Sabe-
Tudo. A 12 de fevereiro perdia a fdlha um dos seus mals 
antigos colaboradores, com a morte do humorista Gresrorio 
Junior (Joao Greg6rio Gongalves) . No mes de maio escrevia 
Raul Azfido, nas "Solicitadas", sob o pseudonim.o de Joca 
Bango. sobre seitas espiritas. 

O matutino criticava o governador Goncalves Ferreira, 
o prefeito Santos Moreira, o lider Rosa e Silva e os iornais e 
jornalistas da situagao, inclusive Artur Orlando, ja no Diarjo, 
contra eles deblaterando ininterruptamente. 

No mes de outubro apareciam, na "Coluna Religiosa", 
artigos de Frei Celestino, sob o titulo "Combate ao protes-
tantismo", seguidos dos do Padre Hermeto Pinheiro, de Al
bino Meira e outros, segao que se prolongou, di^riamente, 
com raras lacunas, pelo ano de 1903 a fora, em cujo segun-
do semestre ocorreu a queima de Biblias protestantes, por 

(40) As "Carta.s a Pollux", de 1901, com a assinatura de Castor (fo-
ram 30), e as "Cronicas" dominicais, de T. F . , de fevereiro de 1902 a maio 
de 1903, acham-se enfeixadas em livro, sob o titulo "Cartas e Cronicas", 
edisao d'A Frovincla, Recife, 1903. 
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catolicos exaltados, que tiveram em favor de sua causa os 
jornalistas Gongalves Maia e Baltazar Pereira, em polemica 
com Joao Barreto de Meneses e Sinfronio Magalhaes, os 
quais defendiam, atraves de artigos, no Jornal Peqiieno e no 
Jornal do Recife, a liberdade de crengas. 

Na edigao de 1 de Janeiro de 1903, em meio as felicita-
goes de Ano Novo recebidas pela redagao, mencionou-se ura 
soneto do poeta Manuel Duarte, cujo segundo quarteto dizia: 

"Bens anos ao jornal que os olhos de Argos 
tern para ver e pra sondar horrores: 
que vai ao pago dos governadores 
Ihes dar conselho em vez de pedir cargos". 

A 27 de setembro o matutino dedicou a primeira p^gi-
na, ilustrada, a Santos Dumont, fazendo a cobertura de 
sua passagem pelo Recife, seguida de longo poema de Teo-
t6nio Freire, em louvor do grande brasileiro. 

Do corpo redacional, sob a diregao de Baltazar Pereira, 
Gongalves Maia e Manuel Caitano (41), participaram, nos 
primeiros anos do seculo, Celso Vieira, Euniciano Ribeiro, 
Domicio Rangel, Leonidas de Oliveira, Ernesto de Paula 
Santos (42), Antonio Fernandes da Silveira Carvalho, Ma
nuel Duarte, Silva Lobato, Otoniel de Araujo e Antonio Dias 
Barroso, reporter que faleceu em Janeiro de 1903. Ate se
tembro desse ano, era administrador das oficinas Temisto-
cles de Oliveira, igualmente falecido, substituindo-o Alfre
do Bezerra de Melo. No escritorio trabalhavam Efrem Es-
dras Eustaquio Embirassu, Hersilio Pereira da Cunha e Joa-
quim Cisneiros Cavalcanti, sendo proprietarios da empre-
sa os descendentes de Jose Maria. A fora os colaboradoi'es 
ja mencionados, figuravam Olimpio Galvao, Clodomir Car
doso, Mateus de Albuquerque, Xavier Coelho, Ursula Gar-

)f cia, Odilon Nestor, Isaac Cerquinho, Jose de Barros Lima e 
Leal de Barros. 

(41) Escrevendo sobre jornalistas, no Dlarlo de Pemambnco de 
18-6-1905, frisou Faelante da Camara: " . . . possuimos noticiaristas da ordem 
hier^tica de Manuel Caitano, que sabe dizer bem na lingua vern^cula, 
dispoe das nuances nas descrigoes, da vida, cnlor e movimentagao aos 
quadros, mas so enverga as suas inslgnias hieraticas nas ocasioes solenes". 

(42) "Ernesto de Paula Santos foi, apenas, reporter . Foi tudo o que 
logrou ser na imprensa de Pernambuco. Suas reportagens eram autfinticos 
folhetins. Para escrever com tanto brilho, metia-se, por mes, na avan-
tajada quantia de sessenta cruzeiros". — Silvino Lopes — "Galeria Lite-
r i r i a " , no Jornal Pequeno, de 24-7-1948. 



HIST6R1A DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 1 5 

A Provincia, durante muito tempo, — afirmaria, de-
pois, o historiador Mario Melo (43) — foi o jornal "mais'bem 
redigido de Pernambuco e o que mais bem orientava a opi-
niao publica, tendo entre seus redatores e colaboradores as 
mais liabeis penas". 

A 1 de de Janeiro de 1904 divulgou o matutino uma 
alegoria, em tres colunas, de saudagao ao ano novo, reducao 
fotozincografica de sugestivo desenho, a pena, do artista 
pernambucano Crispim do Amaral. 

Prosseguiu sem alteragao o programa de oposicao k po-
litica dominante, assim como a campanha de Frei Celesti-
no contra o protestantismo, entao secundada por A. Cam
pos, enquanto Gongalves Maia entrava no ultimo ano das 
"Cartas fluminenses", continuando com artigos diversos, 
novamente no Recife; e, a partir de setembro, tendo efii-
preendido viagem a Amazonia, com as "Cartas do Norte", 
seguidas das "Do Extremo Norte". 

Outros colaboradores surgiram em 1904, a saber: Do-
mingos de Sampaio Ferraz, Frederico Vilar, Eustorgio Van-
derlei, Adalberto Peregrine, Teofilo de Albuquerque, Agri-
pino Nazare, Miguel Barros, Guedes Teixeira e Eugenio de 
Sa Pereira, voltando Venancio com suas satiras politicas, 
em revide as de Lulu Sena, no Diario de Pernambuco. Apa-
receram as "Conversas de rua", por Chispe, e as notas dis-
persas, assinadas por Garrulos ou G., continuando, embo-
ra espagadamente, os versos de Cirano ou, simplesmente, C. 
" Falecendo, em agosto, Jose Izidoro Martins Junior, afir-

mou A Provincia, em expressive necrologio, na edigao do dia 
23, que ele foi, "nos varios periodos do seu predominio po
litico em Pernambuco, um dos que mais Ihe sofreram os 
ataques". Com "a implantagao da Republica — prosseguiu 
— verificou-se o periodo mais agudo das nossas divergen-
cias (44) . Mas hoje, passadas, para todos nos, tantas outras 
vicissitudes e alternativas da vida politica, hoje que reco-
nhecemos e avaliamos a grande perda que sofre a terra 
pernambucana, ha para nos alguma coisa de glorioso nessa 

(43) "A Imprcnsa Pernambucana em 1918" — memoria apresentada 
ao I Congresso dc Joinalistas, reunido a 7 do selcmbro do mesmo ano, no 
Rio de Janeiro . 

(44) Nas "Matinais", crCnica diaria que manteve no Dlarlo de Per
nambuco, com asteriscos .servindo de assinatura, cscrcveria Anibal Frei-
re, a 15 de julho de 1905: "Ninguem foi mais atacado em vida do que 
Marlin.s Junior, espccialmente pela A Provincia"; em compensaQao, 61e 
"teve, depois de morto, a maior consagragao postuma que Pernambuco ja 
prestou a um filho ilustre". 
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luta com tao distinto e nobre adversario, ele que tao bem 
sabia esquecer". 

Mais adiante, apos salientar a atuagao de Martins Jii-
nior na solugao da pendencia com a Bolivia e no Tratado 
de Petropolis, acentuou o articulista: "fisse poeta, esse ho-
mem de ciencia, literato e jurisconsulto, politico, adminis-
trador e jornalista, era, portanto, um homem de valor". 
Dedicou-lhe o matutino grande espago, desde o falecimento 
ate a chegada do corpo do Rio de Janeiro e sua inumagao, 
divulgando poemas de saudade assinados por Teotonio Frei-
re, Carlos Porto Carreiro, Manuel Duarte, Generino dos 
Santos, Samuel Lins, Mateus de Albuquerque, Mendes Mar
tins e Francisca Izidora. 

Melhorou, em novembro desse ano, a tipagem d'A Pro-
vincia, tornando-se-lhe mais nitida a impressao, Continua-
va a ter quase tres paginas de amincios, das quatro com 
que circulava. Sucedia, algumas vezes, sair o Suplemento 
dominical em formato grande, identico ao da edicao comum. 

Ostentando alegoria de Guapy (Herculano de Albuquer
que), em homenagem ao novo ano, abriu o matutino sua 
edigao de 1 de Janeiro de 1905, seguida do artigo "1904", 
com um retrospecto dos acontecimentos politicos preceden-
tes, do Exterior e do pais, assim concluindo: 

"Nas condigoes em que foi recebido o governo do Es-
tado, pelo atual administrador, muito nao poderia ter feito 
no periodo de nove meses; mas ainda e cedo para se Ibe fa-
zer justiga, a larga justiga da historia, que depende do tem
po, e necessita da analise minuciosa de todos os atos da 
vida publica de qualquer homem; nao o e, porem, para 
concita-lo a cumprir o seu dever. Restam-lhe tres anos de 
governo e sobram-lhe elementos de toda natureza para com-
pletamente remodelar a administragao de Pernambuco. Pode 
e deve faze-lo em honra propria e do alto cargo em que est^ 
investido". 

Nada obstante a violencia dos seus ataques a politica de 
Rosa e Silva, em ininterrupta polemica com o Diario de Per
nambuco, a cujo redator Faria Neves Sobrinho, principal-
mente, ridicularizava amiiide (45), A Provincia manteve, du
rante o ano em aprego, atitude respeitosa em face do novo 
periodo administrative de Sigismundo Gongalves. 

(45) Em suelto de 7 de junho (1905), A Provincia cognomlnou Fa
ria Neves Sobrinho de "Lombriga de Pobre", apelido que Ihe pespegara Os-
valdo Machado no periodo colegial. 
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A exemplo de jornais europeus da epoca, criou-se, para 
durar alguns meses, a segao "A Provincia de 1875", divulgan-
do uma coluna inteira de fatos que comentara ou noticiara 
trinta anos atras. Foram novos colaboradores: Amaro Bezer-
ra, "ex-companheiro de redacao", que mandava "Cartas de 
Cambuquira"; Luis Franco, Otavio de Freitas, Fontoura Xa-
vier, Brasilio Machado, Araujo Filho, Getulio Amaral e ou-
tros, voltando Faelante da Camara a divulgar artigos assina-
dos, assim como o medico Raul Azedo e Carneiro Vilela. 

Ainda ausente, Gongalves Maia enviou, a partlr de se-
tembro, novas cronicas, intituladas "Livro de Viagem" (46), 
procedentes de varios pontos da Europa. Gil Braz (o redator 
Manuel Caitano) adotou a segao "Notas de carteira". Conti-
nuava, por outro lado, o "Combate ao protestantismo". Em 
novembro surgiu a nova secao de versos satirico-humoristicos 
"No brandinho", assinada por Quincas Chaleira, 6poca em 
que Teotonio Freire foi substituido, na "Cronica" da primeira 
coluna do Suplemento, por Mateus de Albuquerque. 

Cessada, praticamente, a campanha politica havia anos 
emnreendida, A Provincia passou, em fins de 1905, a tornar 
mais variada a sua materia. Nova alegoria apresentou a edi-
53,0 de Natal, da autoria de Til. Cada fim e principio de ano, 
vinha a empresa concedendo abatimento de 1$000 a quem 
renovasse, ate o dia 31 de Janeiro, sua assinatura anual, pa-
gando-a adiantadamente. 

Reiniciou-se, em 1906, a polemica com o Jornal do Recife 
(a mantida com o "mais antigo da America Latina" jamais 
sofreu interrupgao), a prop6sito do case da nova tributagao 
interestadual criada por Alagoas e Paraiba, motivo para nu-
merosos artigos. O Conselheiro Rosa e Silva, juntamente 
com OS jornalistas que o defendiam, no Diario, continuava 
a ser o prato predileto das censuras do orgao fundado por 
Jose Mariano, cujo editorialista escreveu, a 23 de Janeiro: 
. . ."faz alguns anos que os conspicuos drs. Artur Orlando e 
Artur de Albuquerque deixaram de hostilizar aqui S. Ex.*, 
passando a endeusa-lo, certamente por abnegado patrio-
tismo". 

Comegava, entao, a modificar-se a atitude do matutino 
com relagao ao governo do Estado, que dizia, a 1 de fevereiro, 
estar "fora da lei". Outras questoes passou a abordar A Pro
vincia, como a do sal, a do agiicar, em plena crise, e a das 

(46) O "Livro de Viagem" foi divulgado em volume, no ano de 1906, 
impresso pela Emprfesa Amazonas, de Manaus. 
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candidaturas presidenciais, sempre envolvendo nelas a im-
prensa "do outro lado". Fez ampla cobertura do naufragio 
do "Aquidaban", abrindo subscrigao em favor das familias 
dos marinheiros mortos. A 4 de margo, voltou a ocupar p4-
gina inteira (a primeira) com o 21.° aniversario do assassinio 
de Jose Maria, incluindo cliche e artigo evocativo. 

Tres dias apos, um editorial acusava Sergio Loreto, "po-
bre juiz embaragado", que recuara — "um recuo que nos 
penaliza e amedronta" — jurando suspeigao no julgamento 
das agoes propostas contra "os esbulhos do governo e as vio-
Igncias da Recebedoria, na cobranga de taxas ilegais". 

Em junho fazia boa cobertura da chegada ao Recife do 
presidente eleito Afonso Pena, cuja viagem merecera, antes, 
uma s6rie de artigos de Faelante da Camara. Eram mais 
recentes redatores Jose Emilio Cisneiros Cavalcanti e Uriel 
de Holanda. For outro lado, novas seg5es e novos colabora-
dorcG surgiam, contando-se, entre os ultimos, AdeJmar Tava-
res, A. de A., Carneiro Leao, Dorval Cunha, M. Magalhaes, 
Nemo ("Estudos e opinioes"), Uriel de Holanda, Olimpio 
Femandes, John Kopings, Oscar Brandao, Nicolino Milano, 
Adolfo Simoes, Silva Lobato, Moreira Cardoso, Adalberto 
Marroquim, predominando sempre os sonetos de Manuel 
Duarte e Mendes Martins, ao passo que Frederico Vilar es-
crevia sobre "O problema Naval" e Bruno Latona (pseudS-
nimo de Jos6 de Barros Lima) divulgava perfis de bachare-
landos, em sonetos. Ja no fim do ano, continuavam as "Car
tas da Europa", voltando Frei Celestino k "Queima das Bi-
blias falsas", em polemica com Artur Cristo Lindoso, este 
pelo Diario de Pernambuco. 

A Provincia iniciou 1907 debatendo o caso do "vint§m 
do charque", novo imposto criado pelo governo estadual. 
Mudara-se, entao, a empresa para o predio n.° 19 da mesma 
rua, tendo os dois primeiros pavimentos ocupados pelo es-
critorio e a tipografia, localizada a redacao no terceiro. 

Aumentou, a parLir de 5 de maio, a estatura do jornal 
para 74 centimetres, a oito colunas de composigao. Entre-
lanto, no periodo de 27 de agosto a 13 de outubro, teve de 
adotar o formato anterior, devido a demora na chegada da 
remessa de papel do tamanho encomendado. Verificada 
aquela modificagao, a tabela de assinaturas, mantida desde 
1893, foi acrescida da seguinte parcela: para o estrangeiro, 
ano — 36S000; semestre — 18$000. Tambem em maio o ma-
tutino abriu subscrigao para erigir um monumento a Mar
tins Junior. 

Aladino (travesti de Silveira de Carvalho) iniciou, a 1.̂  
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de julho, indo ate 10 de dezembro, uma serie de perfis, sob o 
titulo "Instantaneos", constituidos de duas quadras decas-
silabas, tudo, no ano seguinte, enfeixado em elegante volu
me encadernado. A 9 de setembro estreava-se a secao "Re-
portagem a bordo", constante do apanhado de visitas aos 
navios em transito pelo porto (47). Sob a epigrafe "Estu-
dos e Opinioes", apareciam producoes de G. Luca e Padre 
Jonas Taurine. A 27 de dezembro destacava-se, na primeira 
pagina, grande reportagem, com cliche, em torno da passa-
gem de Ruy Barbosa pelo Recife. 

Ao comegar 1908, alem de Faelante da Camara, figura-
vam, entre os colaboradores, Da Costa e Silva, Joao Feio, 
Rangel Moreira, autor da cronica "Mosaicos", depois "Semi-
colcheias", etc. A primeira coluna da primeira pagina era 
dedicada ao folhetim "Novas proezas de SherlocK Holmes", 
de Conan Doyle. Seguiam-se o editorial e a materia de rotina, 
em colunas batidas, quase tres paginas de ineditoriais e 
aiiuncios, entremeada, ainda, a primeira, de reclames em qua-
tro linhas. O noticiario geral tinha o titulo "Memorandum". 
Em dias indeterminados saiam as "Cartas sem resposta", de 
carater politico, escritas por E. B. (outro disfarce de Bal-
tazar Pereira), alternadas com brilhantes cronicas "De Pa
ris", durante longo tempo subscritas por D. A seq&o 'Musi-
ciana" constituia-se de cronicas e informacoes especializa-
das, a cargo de G. Luca. A edicao de 4 de fevereiro dedicou 
t6da a primeira pagina ao ascassinio do rei de Portugal e 
do Principe D. Luis, atrav6s de copioso servigo telegrafico. 
Reproduziu-se, a 23, a bibliografia d'A Provincia, extraida 
dos "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana", de Al
fredo de Carvalho, obra entao em fase de impressao (48). 

(47) A Provincia foi, realmcntc, pioneira no servigo de reportagens 
em navios no porto. 

(48) No scu comcntiirio "Maravalhas", no Correio do Recife de 
24-2-1903, Carnniro Vilcln. ocupou-se da parte dos "Anais" relativa a A 
Provincia. Declarou, inicialmente, que Alfredo dc Carvalho Ihe confes-
sara ter trabalhado durante dez anos "em lao suculenta obra de informa-
Cao e tambom de investigagao", a qual mais tarde teria "de servir de va-
iioso subsidio nao so para a historia litoraria, cnmo tambdm para a hi.s-
t6ria politica dc Pernambuco_, da ultima das quais sac os jornais a mais 
segura fonte de documentagao". Entretanto — frisou — "como fonte de 
informagoes tern muito a desejar quanto a exatidao, pois, alem das lacu
nas, que nao sao poucns, tem falhas de obscrvagao, falsidades de con-
ceito, dando lugar a lamentaveis crros, conlusocs e injustigas que nao 
cabem em historiadores imparciais ou que o queiram parecer". Justificou 
sua estranheza com "a ausencia do noma de Antonio Gomes Pereira Ju
nior, que, durante certo periodo, anterior ao movimcnto assassino de 18 
de dezembro" (1891), "foi o principal, senao unico redator de fato d'A 
Provincia, porquanto sobre ele recaia entao todo o peso redacional". 
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Com o titulo "Recordagao de uma tragedia", em quatro 
colunas, e o respectivo cliche ilustrativo, o matutino ocupou-
se, a 5 de margo, do aniversario do assassinio de Jose Maria 
de Albuquerque Melo. Meses depois, na edigao de 16 de ju-
nho, longa materia, intitulada "Afinal", comentava e des-
crevia a reuniao do Tribunal do Juri, que, apos treze anos 
de "eclipse da Justiga", condenou a 28 anos de prisao Jose 
Otoni Ribeiro Franco, autor material do crime que roubou 
a Pernambuco um dos sens mats credenciados lideres poli-
ticos e a Provincia o seu diretor-proprietario. 

Nesse ano de 1908, afastou-se Silveira de Carvalho da 
redagao, viaiando para o Sul do pais, e Manuel Duarte, re-
dator da folha e um dos mais fecundos poetas da epoca, di-
vulgava 32 cronicas, intituladas "De minha terra", resultado 
de uma vilegiatura na sua cidade de Goiana; continuou ate 
1912, ano de sua morte, feito colaborador esporadico. Men-
des Martins era o mais assiduo. 

Alem da secao "Caramelos" e das "Bichas de junho", 
assinadas por Chins, Moacir escrevia longas "Notas". Ado-
tando sempre politica contraria a do Conselheiro Rosa e Sil-
va, A Provincia fez oposigao ao governo de Herculano Ban-
deira, criticando-lhe a atuagao administrativa, sem deter a 
polemica com o Diario de Pernambuco, inclusive atraves da 
coluna assinada por Manuel Caitano e das notas ironicas 
da segao "Num cantinho". No editorial de 28 de margo de 
1909, lia-se: "A imprensa em Pernambuco esta sujeita a lei 
n.** 140, arma sempre engatilhada nas maos do governo e da 
Uberrima politica do senhor de todos nos e deste paraiso 
ou ceu aberto". Frisou o articulista: "O processo e sumaris-
simo; resolve-se tudo numa audiencia e so um genero de 
defesa e permitido: a defesa de provas documentais" . 

Mantinha a folha, constantemente, bons colaboradores, 
destacando-se, entao, Severo de Barros, autor de sonetos e 
cronicas, inclusive a segao "Bosquejos"; Bento Americo, que 
assinava as "Cartas do Sul"; Edwiges de S4 Pereira; Artur 
Muniz; Renato Faelante, com as "Farpas"; A. C , responsa-
vel pela "Semana em retrospecto", aos domingos; Luis Re
nato (pseudonimo de Ernesto de Paula Santos), assinando 
as "Cronicas terriveis"; Mario Melo, com "Estudos e Opi-
nioes" (fatos da lingua portuguesa); Gongalves Maia ("Coi-
sas indiscretas") e Dinamerico Rangel; alem das antigas: 
"Ziguezagueando", de G., e "Uma ou outra vez", cronica de 
Cleo, revezando-se e substituindo-se os colaboradores, a sali-
entar, ja em 1910, Eduardo de Morals, Jose Campelo, Jona-
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tas Serrano, ainda Raul Azedo, Cleodon de Aquino, Barbosa 
Correia, Frederico Vilar, com a serie "As industrias de pes-
ca", "Cartas de Braz Coutinho", etc. 

O Carnaval proporcionou, em meses precedentes, copio-
so noticiario, terminando, no chamado "Domingo Gordo", 
com a publicagao duma alegoria de quatro colunas, na pri-
meira pagina. Obedecia-se, na imprensa, ao descanso na ter-
ga-feira, ultimo dia dedicado a Momo, havendo, porem, tra-
balho na segunda. 

O Suplemento do dia 1.° de cada ano incluia a Fo-
Ihinha de Porta, ocupando toda uma pagina, que era ven-
dida tambem separada, no balcao, a 200 reis o exemplar. 

A partir de 9 de maio de 1910, de acordo com os demais 
orgaos da imprensa diaria, passou A Provincia a circular tam
bem as segundas-f eiras. Afastando-se da rotina, deu uma 
segunda edicao a 26 de novembro, a tarde, contendo vasto 
servigo telegrafico sobre a revolta da esquadra brasileira, 
chefiada pelo almirante Joao Candido. 

A 1° de Janeiro de 1911 divulgou, como materia prin
cipal, longo artigo de Dinlz Perilo, inclusa a transcrigao das 
razoes do advogado Germano Hasslocher, que o defendia 
perante a Justiga, pais fora chamado a responsabilidade por 
crime de caliinia. E que o articulista dera a qualidade de 
"assassino" ao ex-governador Alexandre Jose Barbosa Lima, 
culpando-o pelo trucidamento, quinze anos atras, de Jos6 
Maria de Albuquerque e Melo. 

Por "conveniencia de saude", Baltazar Pereira, cujo ul
timo pseudonimo usado, em versos satiricos, foi Topsy, ou 
simplesmente, T., deixou, no dia 5 de junho, o servigo ativo d'A 
Provincia, onde trabalhara cerca de vinte anos, nao voltan-
do a ter mais atuagao na imprensa de Pernambuco. 

Por esse tempo (1911), Manuel Caitano, entao diretor 
tinico do jornal, assinava a "Prosa ligeira", e J . H. de Sa 
Leitao enviava cronicas "Do Rio". Outros colaboradores: 
Barbosa Correia, Mario I. Beiral, Clovis de Holanda, Costa 
Rego Junior, Rodovaiho Neves, Araiijo Filho e Tondela Ju
nior, poetas qualificados da epoca. No corpo de revisores fi-
guravam Persio Moreira e Joao Palmeira. Segundo escre-
veu, posteriormente, Manuel Caitano, houve grande disper-
sao ocasionada pela crise politica de 1911. 

Em Janeiro do ano seguinte, o jornal, que se tornara 
apolitico, encheu-se, nas 'Solicitadas", de mensagens de can-
didatos ao Congresso federal, em face de eleigoes proximas. 
A 18 de margo foi anunciado um melhoramento- o edificio 



222 LUIZ DO NASCIMENTO 

d'A Provincia passava a possuir dois aparelhos telefonicos: 
um na parte terrea e outro no 1.° andar. As edigoes de 19 a 
21 de junho utilizaram grande espago com a chegada dos 
despojos do fundador da empresa, Jose Mariano, falecido no 
Rio de Janeiro. Outros colaboradores surgiam, a frente Cris-
tiano Guanabara, assinando "Observagoes"; OHmpio Gal-
vao, Rangel Moreira, Olimpio Bonald, Jose Saldanha, fiode-
rick e Mario Galvao. 

A 8 de outubro (1912) A Provincia alterou o formato 
para sete colunas de composicao, adotando oito paginas e me-
Ihorando a feigao material. E que a empresa adquirira novos 
tipos e maquinas, passando a utilizar uma rotoplana "Du
plex Press", a primeira desse tipo chegada a Pernambuco. 
Lia-se sob o titulo: "Propriedade dos filhos do dr. Jose Ma
ria de Albuquerque Melo. Arrendatario e diretor: Manuel 
Caitano de Albuquerque Melo". E afastavam-se do corpo re-
dacional Durval Mendes e o reporter Jose de Sa. 

A principio, a impressao a cargo do novo prelo era pou-
co nitida, so melhorando apos algum tempo. Um desar-
ranjo qualquer fez o jornal retornar ao formato enorme, 
anterior, durante o periodo de 2 a 26 de novembro. Mas a 
"Duplex" entrou em plena forma, sem mais interrupgao. 

Em Janeiro de 1913, reiniciou Eduardo de Morals sua 
colaboragao, subordinada ao titulo "Coisas diversas", que 
manteve durante muitos anos. Mario Melo, nos primeiros 
meses, mandava "Cartas do Para". As cronieas "Do Rio" 
vinham assinadas por K. Apareciam mais colaboradores, 
como M. Carlos de S. Ferreira, autor de "Estudos e Opi-
nioes"; J . B. Regueira Costa, Mario Linhares, Domingos 
de Albuquerque, Paulo de Tarso; Horacio Saldanha, que era 
c mesmo Hermes Sandoval; Monte Sobrinho e Dinamerico 
S. Rangel, este assinando cronieas de Sao Paulo. As edi-
goes dominicais atingiam 12 a 16 paginas, sendo mais de 
dois tergos de reclames comerciais, o que, alias, se verifi-
cava, tambem, nas edigoes comuns, ja estabilizadas em oito. 
A folha deu excepcional cobertura noticiosa ao assassinio 
do jornalista Trajano Chacon, ocorrido a 13 de agosto de 
1913. 

Criou-se, aos domingos, no ano seguinte, uma pagina 
exclusivamente de literatura, que inseria, variando sempre, 
trabalhos, em prosa e verso, assinados por Spencer Neto, Ma
rio I. Beiral, Frederico Codeceira, Naasson de Figueiredo, 
Manuel Parente Viana, as vezes feito Lys do Val; Benjamin 
Fonseca, Abilio Pessoa, Tondela Junior, Joseph Sterling, 
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Agripino da Silva, Rodovalho Neves, padre Heliodoro Pires 
e Jose Landim, Carmencita Ramos, Emilio Birra e outros. 
Na primeira pagina apareciam caricaturas de Craion (tra-
vesti de Abelardo Maia) . 

Foi nesse 1914 que, a 2 de dezembro, se rescindiu o con-
trato de arrendamento entre os proprietarios da empresa 
e Manuel Caitano, contrato que findaria no dia 30 de junho 
de 1915. O diretor renunciante escreveu longo artigo de des-
pedida, em que dizia: 

"Nesta folha, na medida do possivel e em sujeigao as 
contingencias de jornal modesto, sem larguezas de espago, 
sem elementos para bem sanar essa falta, jamais deixou de 
ser alendido um pedido razoavel — de gregos ou de troia-
nos; indistintamente, de poderosos e fracos, sendo certo que 
OS ultimos mais precisam de pedir e mais pedem; de ricos 
e de pobres, idem, idem; solicitagoes onimodas das mais 
variadas procedencias; de agricultores, de industrials, de 
comerciantes, de cientistas, de literatos, de politicos, de ar-
tistas, de operarios, dos que fazem queixas e reclamacoes, 
dos que sugerem alvitres, dos que denunciam abuses, vio-
lencias e perseguicoes; dos que se defendem, dos que des-
crevem a sua penuria ou a peniiria dos outros, dos que ge-
mem a sua dor, e, notadamente nos ultimos tempos, de 
quantos gritam a fome que devora as suas ou as entranhas 
alheias". 

Outro topico do artigo de Manuel Caitano: "Eis ai A 
Provincia. Ela deu para pagar avultado debito deixado por 
Jose Maria, ainda neste particular honrando a sua memo-
ria, que para esta folha tem sido objeto de verdadeiro cuito. 
Ela deu para educar, modest a mais convenientemente, os 
filhos que ele deixou, em tenra idade. Ela foi-me o honesto 
ganha-pao de homem ate agora independente e que imenso 
tem suado. Ela auxiliou a vida de numerosos outros, por-
tas a dentro, por eles sendo auxiliada, num trabalho inde-
fesso, em que alguns puseram um brilho e uma autoridade 
que eu nunca live, nao tenho, jamais terei, e sem os quais 
seria impossivel a Provincia tao dilatada existencia, fragil 
como foi o seu comego". 

Referindo-se aos novos dirigentes: "Ela tem agora san-
gue novo — Jose Maria Filho; Diniz Perilo; o sangue e o 
mesmo, a estuar, porem, quente, rico de composigao, em 
arterias de mogos — novas energias; largos horizontes. Ela 
ira vencendo no futuro". 

O afastamento de Manuel Caitano foi registado com 
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uma nota redacional das mais simpaticas, a destacar: "file 
foi um dos mais valiosos obreiros da prosperidade e brilho 
que A Provincia possa ter atingido. Foi neste labor diario 
da vida de imprensa, nesta faina exaustiva, ardua e sobre-
modo complexa que e a dire§ao de um jornal, que a sua 
saude se foi arruinando, tornando-se de tal sorte precaria a 
ponto de impor-lhe algum repouso, como necessidade pre-
mente e inadiavel" (49) . 

No cabegalho, passou a figurar: "Fundada (na segun-
da 6poca) por Jose Maria de Albuquerque Melo. Diretor: 
Diniz Perilo de Albuquerque Melo". Aludindo a nova dire-
gao, explicava, no dia seguinte, uma nota redacional: "Esta 
qualidade de diretor, porem, em nada pode diminuir a au-
toridade nem cercear a liberdade do redator dr . Jose Maria, 
pois ela nao se refere, propriamente, a questao da orienta-
QsLo, que e a mesma entre os dois; sim aos negocios comer-
ciais da empresa". 

Logo em seguida, Jose dos Anjos deixou as fungoes de 
redator-secretario, que ocupava havia, apenas, um ano, sen-
do acompanhado por Leonidas de Oliveira, o qual, durante 
vinte anos, exerceu diversos cargos, inclusive, desde 1910, 
o de gerente. 

Achou o Diario de Pernambuco, depois desses aconte-
cimentos, que a neutralidade d'A Provincia estava compro-
metida em face da campanha politica entao em curso, e os 
dois grandes orgaos entraram a criticar-se, as vezes com 
azedume. 

A 18 de dezembro, A Provincia, desprezando o seu novo 
feitio, abriu a primeira pagina — so iniciada pelo servigo 
telegrafico — com um cliche, em tres colunas, do Gover-
nador Dantas Barreto, que findara o mandato, inserindo, 
abaixo, comentarios e noticiario alusivo. No dia seguinte, 
toda a primeira pagina era ocupada com cliche, artigo e 
exaustivo noticiario referente a posse do Governador Ma
nuel Borba. 

Sob a nova direcao, criou-se a interessante segao "Con-
ceito", assinada por Modestino; e a 1 de Janeiro de 1916, Gon-
galves Maia voltava ao "batente", assumindo as fungoes de 
redator-chefe e assinando, com as iniciais, magnificos art i-
gos, a principio obedientes ao titulo 'Varias". Eleito, nova-

(49) Em vez de repousar, Manuel Caitano aceitou, imediatamente , » 
cargo de redator-chefe do Diario de Pernambuco, ondc t ambem foram 
acolhidos Jose Rodrigues dos Anjos, na qual idade de redator-secretar io , e 
Leonidas de Oliveira, na de ge ren te . 
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mente, deputado federal, o jornalista continuou a escrevg-
los, quer em viagem, quer no Rio de Janeiro. Tudo isto 
escrevia depois — para meter no bolso, cada mes, 400$000, 
quantia anos apos elevada para 600^000. 

Novas segoes foram acrescidas: "De toda parte", 
"Comercio" e "Notas Sociais", cujo noticiario era, antes, 
solto. O folhetlm, que vinha, de longa data, metido entre 
anuncios (50), passou para a segunda pagina, entao dedi-
cada a materia de carater informativo, e depois para a ter-
ceira. Por essa epoca, raro espago era reservado a litera-
tu ra . So esporadicamente lia-se um soneto de Oliveira e Sil-
va ou uma fantasia de Eustaquio Pereira (Faneca) . Em 
fins de julho, Erasmo de Macedo iniciou longa serie de ar-
tigos, sob a epigrafe "Imposto territorial". 

A tur ra com o Diario de Pernambuco nao teve t regua. 
A 12 de novembro, Raul Azedo, respondendo a ataques de 
Manuel Caitano, iniciou uma serie de quatro artigos, inti-
tulados "Em prol da verdade", no ultimo dos quais aconse-
Ihava seu opositor a "precaver-se com as suas disposigoes k 
malevolencia e a desconfianga". 

Em Janeiro de 1917, precisamente na edigao do dia 16, a 
folha abriu espago para um "Consultorio Medico e Juridico", 
a fim de atender aos leitores. Na mesma epoca, tendo fracas-
sado as negociagoes entre o governador Manuel Borba e o 
Partido Republicano Democrata, que o elegera, o General 
Dantas Barreto, lider da agremiagao politica, resolveu acei-
tar a luta, e o matut ino abriu campanha contra o chefe da 
administragao, chamando-o, inicialmente, de "traidor". 

l a em curso a guerra europeia e as dificuldades advindas 
da deficiencia de transportes fizeram com que A Provincia 
reduzisse, nalguns dias da semana, o numero de paginas, di-

(50) Era costume, entao, cartas easas comerciais ut i l izarem-se da 
poetica para tornar mais a t raentes seus anuncios . O leiloeiro Fragoso, 
l ider desse sistema, apareceu, a 12 de novembro de 1916, com extenso antin-
cio em versos, assim iniciando-os: 

"De rico e grande que e, nao se faz mais preciso 
Completa descrigao. Nao se tem mesmo um juizo 
Do que ha de grandioso e fino e cliic e belo 
No leilao do Fragoso, ao correr do mar te lo" . 

Fo r sua vez, o Caf6 Continental , na edigao do dia 15, atacava, igu&I-
mente em alexandrinos: 

"Tudo neste cafe e de apurado gosto: 
O leite e da melhor qual idade composto. 
Chopp sempre gelado, as bebidas sao puras, 
Nao ha nelas qualquer indicio de mis turas" . 
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minuindo-as para seis e ate para quatro. Assim foi durante 
quase todo o ano. 

Em principio de 1918, intensificou-se a campanha anti-
borbista, em face da expectativa de eleigoes para o Parlamen-
to federal, tendo A Provincia acusado o governo de persegui-
Qoes policiais, fraude, etc. Ocorreu, depois, uma hecatombe em 
Garanhuns e, devido ao noticiario entao publicado sobre os 
acontecimentos, foi ali espancado, a 30 de junho, o redator-
correspondente Gumercindo de Abreu (51) . 

Para amenizar a aridez dos temas politicos, o matutino 
inseria, de quando em quando, um soneto celebre ou de poe-
tas locals. 

No ano seguinte, superada a crise de papel, comecou a 
segao "Contos d'A Provincia", aos domingos, assinando-os G. 
M. (Gongalves Maia), no principio, para continuar apos, de 
autores diferentes, quase sempre transcritos. 

Em maio de 1919, o jornal iniciou grande campanha con
tra o orgamento estadual enviado a Camara, divulgando su-
cessivos artigos, segundo os quais o contribuinte la ser one-
rado com seis mil contos de reis de novos impostos e o aumento 
dos ja existentes. Para compensar o "Monstro", que entrou 
em vigor no dia l.o de julho, anunciou-se a instalagao, na 
mesma data, da Delegacia do Comissariado de Alimentagao 
Piiblica, para beneficiar as "classes medias e pobres, esmaga-
das pela carestia da vida". Antes (fevereiro), houve polemica 
redacional com o Diario de Pernambuco, em torno de assun-
tos de pecuaria. 

Nesse ano faleceu, a 5 de junho, o redator Miguel Ma-
galhaes, que, alem de outros encargos, assinai'a com um Z 
a segao satirico-humoristica "Ordem do dia", em prosa e verso. 

Nova campanha politica teve curso, no Estado, a come-
gar de julho, sendo Dantas Barreto um dos candidatos a go-
vernador, apoiado por A Provincia, que encheu colunas e 
mais colunas com o noticiario da chacina da Encruzilhada, 
quando foi ferido o tribuno e jornalista Joao Barreto de Me-
neses, orador do comicio do dia 12. Verificadas as eleigoes 
vlu-se eleito o candidato borbista Jose Rufino Bezerra Caval-
canti . Quando, a 18 de dezembro, Manuel Borba deixou o go
verno, o jornal dirigido por Diniz Perilo publicou um retros-

(51) Na mesma ocasiao, A Provincia relacionou outros atentados con
tra a imprensa, afirmando que O Radical, de Paudalho, teve um dos seus 
redatores assassinados e que ocorreram violencias policiais contra o dia
rio A Lucta, do Recife, e a Gazeta de Pesqueira, sendo o Jornal do Recife 
ameagado de empastelamento. 
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pecto cronologico das violencias cometidas durante o quatrie-
nio findo, com ele ocupando mais de um pagina. 

Salvo a critica a algumas violencias policiais cometidas 
de inicio, o novo governo viveu bem com A Provincia. 

Em 1920 houve alteragao no cabegalho, passando para 
o Expediente a data da fundagao, emendada, em boa hora, 
para 1872, figurando tambem o nome do gerente J . Lucena 
e Melo, que ocupava tais fungoes desde o afastamento de 
Leonidas de Oliveira e nele permaneceu ate 1930. Raul Aze-
do ainda era um dos principals colaboradores. Faxiam parte 
do corpo redacional, entre outros, Jose Candido Leal, secre-
tario; Severino Correia de Araujo, Lindolfo Monteiro, Agricio 
Brasil, Rodolfo Azevedo, Osorio Borba e Oscar Melo, este 
ultimo desde 1913, para exercer as atividades de reporter 
at6 OS liltimos dias do matu t ino . Na revisao: Raimundo 
Cruz, Antonio Correia de Araujo e outros. Haviam servido 
a empresa, antes, em diferentes fungoes, Braz de Andrade, 
Erasmo Rocha, Paulo de Sousa, Jose F . Pernambucano, Al
fredo Lobo, Joao Torres e Eugenio Ramos (52) . 

No mes de junho (1920) a redagao, escritorio e ofici-
nas passaram a funcionar na Avenida Marques de Olinda 
n.° 273, ao mesmo tempo que ocorreram ligeiras modifica-
Qoes no aspecto material da folha, com melhor distribuigao 
das segoes e ampliagao do servigo telegrafico. Outros cola
boradores foram admitidos, no ano seguinte, principalmen-
te Aurelio Domingues, com artigos quase diarios, e mais 
Joaquim de Oliveira, Geraldo de Andrade e Raul Monteiro. 
De Portugal vinham epistolas assinadas por Antonio Dias. 
Nao faltavam, igualmente, correspondentes nos Estados e 
no interior de Pernambuco, e a segao "Social" passou a ser 
precedida de cronica ligeira, a principio assinada por Chiffon 
e, depois, por A. Polio. Esdras Farias divulgava poesias e 
artigos literarios, esporadicamente, e mant inha a segao dia-
ria de versos humoristicos "Caraminholas", com a assina-
tura E . , substituida, nos ultimos meses do ano, por outra 
do mesmo genero, intitulada "De bom humor", com as ini-
ciais E. F . "Poucas l inhas" era uma cronica de meio me
tro, de autoria de H. de Olinda, que passou, apos algum 
tempo, a ter a assinatura de Horacio Saldanha. 

Samuel Campelo, que assumiu o cargo de redator-se-

(52) Jul io Fires Fcrrc i ra (Almanach de Pernambuco) mencionou, 
t ambem, como auxil iares d'A Provincia, o poeta e caricaturista Severo de 
Barros e o li torato Fernando Ferre i ra Pinto Malheiro, falecidos, respecti-
vamente , em margo de 1916 e fovereiro de 1918. 
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cretdrio (53) no principio de 1921, manteve, as quintas-fei-
ras e domingos, a segao humoristica, de notas ligeiras, "Con-
tos, descontos e... redescontos", assinada Musael, ja no fim 
do ano mudando para Musael do Campo. Publicara, antes, 
versos chistosos, sob titulos diferentes, assinados com S. 

A partir de 1 de julho, o prego do exemplar passou de 
100 para 200 reis, alterando-se, igualmente, a tabela de as-
sinaturas, que ficou sendo a seguinte: ano — 48S000 (para 
o Exterior — 80$000); semestre — 25$000; trimestre — 
13S000. Desde a edigao de 31 do referido mes, deixou o jor-
nal de circular as segundas-feiras, uma vez posta em vigor 
a lei do descanso dominical. No ano em referenda, perdeu a 
redagao um de seus membros, o reporter Edgar de Oliveira, 
atingido, em servigo, por uma bala, no tiroteiro de 24 de 
novembro, por ocasiao de um comicio, no Cais Martins de 
Barros, presidido pelo professor Joaquim Pimenta, contra o 
Orgamento Monstro. Outro reporter da equipe, Hercllio 
Celso, sofreu ferimento leve. 

Ocorreu em abril de 1922 o falecimento do governador 
Jos6 Rufino Bezerra Cavalcanti, reacendendo-se a luta po-
litica por motivo da escolha do seu sucessor. A Provincia, 
apoiando o candidate Eduardo de Lima Castro, promoveu 
cerrada campanha contra o opositor, Jose Henrique Carnei-
ro da Cunha, apresentado pela fagao borbista, oficiosa, que 
foi o eleito. Inconformados com a derrota, os irmaos Pes-
soa de Queiroz, com apoio indireto do Presidente da Repu-
blica e as simpatias da guarnigao do Exercito, preparavam 
o terreno para dar posse a Lima Castro, mediante uma in-
tervengao federal. Tres meses viveu a cidade em constante 
desassossego, sob aparato militar, ocorrendo choques com a 
forga policial e entre partidarios exaltados. Tudo terminou 
quando os politicos, ante a interferencia do Clero, decidiram 
estabelecer um acordo, escolhendo um tercius, extra-elei-
gao, que foi o juiz Sergio Teixeira Lins de Barros Loreto, o 
qual assumiu a governanga no dia 18 de outubro. 

O matutino adotou moderna alteragao no feitio, trans-
ferindo o servigo telegrafico para a terceira pagina e o no-

(53) Agripino de Alcantara, que exercera, por algum tempo, fungoes 
nSo identificadas, no orgao pernambucano, veio a escrever, a i2 de feve-
reiro de 1939, no Diario Carloca, do Rio de Janeiro: "Nao ha lembranga, por 
onde tenha andado, de famllia mais unida que essa, que foi A Provincia 
ao meu tempo. Redagao, revisao, oficinas — eram tres corpos unidos nu-
ma so alma, Samuel a frente . Secretario do velho matut ino de Jos6 Ma
ria, todos o queriamos como o unico chefe e maior amigo. Sua simplici-
dade nos confundia cada vez mais" . 
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ticiario de mais importancia, com telegramas de ultima 
hora, para a oitava; mas a experiencia, ao que parece, nao 
aprovou, porque, em junho do ano seguinte, foi desfe'ita a 
modoficagao. 

Comemorando a Independencia do Brasil, verificou-se 
uma edi^ao de 16 paginas a 7 de setembro de 1922, com ale-
goria alusiva na primeira, e trabalhos assinados per Jos6 
Americo de Almeida, Jorge de Lima, Antonio Inacio, Jaime 
d'Altavila, Araujo Filho, Guedes de Miranda, Salvador Ni-
gro, F . A. Pereira da Costa, Seve-Leite, Hercilio Celso (o 
redator desportivo), Faria Neves Sobrinho, Mario Sete, Ma
rio Melo, etc. Nos liltimos meses do ano divujgavam-se, pro-
cedentes da Ilha da Madeira e de Lisboa, as "Cartas de lon-
ge", de Aurelio Domingues, que fazia a critica dos "exces-
sos do luso-brasileirismo". 

Mais ou menos nessa epoca, ingressava Agamenon Ma-
galhaes no jornalismo, como redator d'A Provincia, partici-
pando "dos debates publicos em torno da politica do seu 
tempo" (54). 

Em Janeiro de 1923 comegou Sebastiao Albuquerque a 
assinar "Li§6es de Esperanto". Os contos eram, entao, pu-
blicados diariamente. A 3 de junho, lia-se no cabcQalho: 
"6rgao Democrata", tendo ao lado direito do titulo: "No-
ticioso e politico, mas sem ligagoes nem interesses partida-
rios", e ao lado esquerdo: "Nao tem amigos nem convenien-
cias contra a defesa dos direitos do povo e do comercio". 
Ainda em junho, moveu outra campanha: contra o governo 
de Sergio Loreto, iniciada com uma serie de artigos intitu-
lados "Polvo orgamentario". 

Silvio Rabelo, Carlos Mariz, Brito Macedo ("Linhas 11-
geiras"), Cerquinho Nunes, A. Alves Barbosa e Metodio 
Maranhao eram fornecedores de artigos. 

O dia 10 de fevereiro de 1924 foi de luto para o grande 
matutino, pois assinalou o falecimento do seu ex-redator-
chefe Gongalves Maia, cuja pena "fulgurou como mestre 
do jornalismo". Uma pagina inteira foi dedicada ao ilustre 
extinlo, com larga tarja e extenso necrologio, hasteando-
se o pavilhao brasileiro, em funeral, no alto do edificio da 
empresa. 

Cessada, sem mais delonga, a campanha contra os ex
cesses orgamentarios do governo, A Provincia atravessou 
1924 placidamente, melhorando umas segoes e criando ou-

(54) "Notas biograficas" — Foiha da Manha de 24-8-1953. 
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tras, como "Colunas Portuguesas", "Cartas enigmaticas", a 
cargo do famoso caricaturista Raul, e "As Quintas e Domin-
gos", pagina de literatura, a setima, com trabalhos de Fer
nando Burlamaqui, Costa Monteiro, Agripino da Silva, Oli-
veira e Silva, Hercilio Celso, Hamilton Ribeiro e alguns pseu-
donimos. Ao fim desse ano, o engenheiro Eduardo de Morals 
deixou de publicar as "Coisas Diversas", zangado porque seus 
trabalhos passaram da primeira para a segunda pagina. 
Mereceu, por isso, um artigo, assinado pelo diretor Diniz Pe
rilo, que profligou, energicamente, tal atitude. 

Em meados de 1925 apareciam producoes de Americo 
Melo e Silvia Moncorvo. Entrou Jose Eustaquio Duarte para 
o corpo redacional, em substituicao ao tradutor de telegra-
mas Chaves Martins, atuando ao lado de Josue Leite e ou-
tros, sob a chefia de Joaquim Oliveira, ao passo que serviam 
como revisores Raimundo Cruz, na chefia, Osvaldo Botelho 
Fagundes, Tercio Rosado Maia e Valdemar Paiva. Tambem 
atuaram, algures, na revisao, Manuel Dantas, Jose de Bar-
ros e Cleofas de Oliveira, este com incursoes pela repor-
tagem, enquanto Letacio Jansen fazia cronica teatral. 

!^5 6 A 27 de junho do ano seguinte, o^matutino dedicou qua-
tro paginas ao noticiario de um banquete oferecido a Esta-
cio Coimbra, candidato a governador do Estado. Inscriu, na 
mesma edigao, um manifesto em que o Partido Republicano 
Democratico lancava a candidatura do General Dantas Bar-
reto, que viria a ser derrotado. 

Atingido 1927, mostrava-se A Provincia bastante varia-
da de materia, emprestando apoio irrestrito ao governo de 
Estacio Coimbra. Contavam-se, entre seus colaboradores, 
Otacilio Alecrim, Esdras Farias, Leduar de Assis Rocha, Joao 
Barreto de Meneses, Augusto Aristeu, Abilio Pessoa e outros 
de aparigao bissexta. 

No mes de dezembro, o orgao noticiou um incidente 
ocorrido entre o Chefe de Policia, Eurico de Sousa Leao, e 
Fernando de Lima Cavalcanti, co-proprietario do Diario da 
Manha. fiste replicou, no dia seguinte, os termos da infor-
magao, considerando o texto parcial, mentiroso, o que dege-
nerou em polemica. Diniz Perilo inseriu, na primeira pagina 
do seu jornal, violentos artigos com assinatura, nos quais, 
alem de assumir a responsabilidade da noticia, que tinha 
sido redigida pelo redator Geraldo de Andrade, devolveu 
a Carlos de Lima, diretor do matutino contendor, os epite-
tos de "adulador de governos", "analfabeto", "mesureiro", 
"negocista" e "servil". Embora Carlos de Lima nao escre-
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vesse, ele proprio, os artigos de ataque, Diniz acusava-o di-
retamente, chegando a concluir assim o seu artigo de 8 de 
dezembro: "Repugnante e salafrario e voce, safadinlio". O 
ultimo da serie saiu no dia 11, durando a querela apenas 
nove dias. 

Sem interromper-se a circulagao, nova e importante fase 
d'A Provincia foi iniciada a 19 de agosto de 1928, assumindo 
a diregao os jornalistas Gilberto Freyre e Jose Maria Belo, 
tendo como redator-secretario Olivio Montenegro. Lia-se na 
definigao do pensamento dos novos dirigentes: 

" . . . tanto quanto orgao de informagao e critica, ser6 
A Provincia um jornal politico, ligado pela mais consciente 
simpatia ao Partido Republicano de Pernambuco". Apos uma 
serie de consideragoes, assim concluiu o articulista: 

"A ausencia de uma opiniao media, consciente e escla-
recida, vem permitindo, no Brasil, o desenvolvimento insoli-
to de uma imprensa que se diz oposicionista, mas que e, em 
verdade, uma imprensa de odios, vilanias e destruigao. Fa-
lidos da vida, despeitados, aventureiros de toda especie, mui-
tas vezes estrangeiros de origens incertas e analfabetos 
confessos, fundam ou exploram jornais com a mesma cons-
ciencia com que venderiam entorpecentes. Nao discutem, 
nao criticam: agridem, injuriam e caluniam, envenenando 
o espirito publico e criando uma ambiencia de injustas pre-
vengoes contra todos os homens de governo. E o seu triste 
negocio... Sabe Deus o mal que semelhante imprensa tern 
feito ao Brasil. fi contra esta onda destruidora que preci-
sam aliar-se os esforgos dos que sao capazes de refletir ou 
tem alguma coisa a perder com o prometido naufragio da 
ordem publica. Apoiar os governos dignos, prestigiar-lhes 
a agao, estimular-lhes as iniciativas uteis e, hoje, no Brasil, 
um ato de coragem civica. Esta coragem, esperamos, nao 
nos faltara nunca, tantas as vezes nos diga a consciencia 
que com ela estao a verdade, a justiga e os altos interesses 
de Pernambuco e do Brasil". 

A edicao em aprego apresentou-se em dois cadernos, 
oito paginas cada um (assim continuaria aos domingos), in-
serindo, a par da materia de rotina, artigos especiais de 
Jorge de Lima, Rafael Xavier, Ribeiro Couto, Olivio Mon
tenegro, Medeiros e Albuquerque, Anibal Fernandes, Julio 
Belo e Manuel Bandeira, e excelentes ilustragoes de Luis 
Jardim e Manuel Bandeira (o outro), a salientar, deste ul
timo, OS retratos, a bico-de-pena, de Jose Maria de Albu
querque Melo, "que deu a A Provincia um grande relevo de 
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agao"; de Joaquim Nabuco, "que agitou, n'A Provincia, em 
artigos memoraveis, a causa da aboligao", e de Jose Maria
no Carneiro da Cunha, fundador do matutino, "uma curio-
sa figura de politico, tocado de um entusiasmo quase lirico 
pela causa dos humildes e vendo os problemas do dia atra-
ves de um doce liberalismo sem restrigoes". 

Tornou-se o bem feito diario, apoiando o governo de 
Estacio Coimbra, "um jornal quase governista. Mas um jor-
nal governista de metodos os mais puros e limpos", na fra-
se de Gilberto Freyre (55). A diregao incentivou a parte 
noticiosa (56) e admitiu um corpo de colaboradores sele-
cionados, a saber, alem dos acima referidos: Mucio Leao, 
Pontes de Miranda, Prudente de Morais Neto, Jose Americo 
de Almeida, Silvio Rabelo, Antonio Carneiro Leao, Barbosa 
Lima Sobrinho, Jose Lins do Rego, Salomao Filgueira, Pe
dro Dantas, Afonso Costa, Helvecio Lopes, Osires Carneiro, 
Odilon Nestor, Estevao Pinto, Luis Jardim, dr. Ulisses Per-
nambucano, Eustaquio Pereira (Faneca), Geraldo de An-
drade, Apolonio Sales, Paulo Malta Filho, Ademar Vidal, 
dr. Jose de Barros Filho, dr. Artur de Sa, Antonio Freire, 
Antonio de Barros Carvalho, Jose Fernandes, Luis Freire, 
Renato Vieira de Melo, Eudes Barros, Oton Linch Bezerra 
de Melo, Jose Estelita, Nehemias Gueiros, Umberto Carnei
ro, Eustaquio Duarte, etc. 

Mantinha rodapes diarios, em que se alternavam as se-
goes "Pernambuco Economico"; "O momento internacional", 
a cargo de Anibal Fernandes; "Do Direito e da Justica", por 
Bartolomeu Anacleto e Candido Marinho; "Os contos d'A Pro
vincia" e "Vida academica", onde comegavam a projetar-se 
nomes como Jose Antonio Goncalves de Melo, neto, Abaete 
de Medeiros, Francisco Maciel Pinheiro, Manuel Aroucha, 
Mario Pessoa de Oliveira, Craveiro Leite, Evaldo Coutinho, 
Pedro Pope Girao, Mario Lins, Danilo Lobo Torreao, Jarbas 
Pernambucano e outros. Havia uma "Segao musical", sob a 
responsabilidade do maestro Hernani Braga; "A moda femi-
nina", de Juanita Blank; "Cinema"; "Nos outros jornais", e 

(55) Artigo no Diario de Pernambuco de 13 de dezembro de 1953. 

(56) A proposito, escreveu Jose Maria Belo, na propria A Provincia, 
edigao de 13 de outubro de 1928: "Gilberto Freyre teve que pregar na 
parede da sala de trabalho uma especie de dicionario de sinonimos ao 
inverso, isto e, do termo dificil para o facil. Pai e pai e nao progenitor; 
morrer e morrer e nao desaparecer objetivamente; estar doente e estar 
doente e nao acamar. Incendio excusa o pavoroso, industrial o empreen-
dedor, negociante o lionrado e advogado o ilustre causidico do nosso foro, 
• que t a i s . . . " 
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teve inicio uma serie de reportagens sensacionais, da qual se 
encarregou Oscar Melo, a quem o poeta Manuel Bandeira 
batisara como "o evocador de crimes e assombragoes". Vi-
nham "Cartas do Rio", assinadas por All Right. Entre os 
colaboradores apareciam, de vez em quando, cronicas assi
nadas por Jorge Rialto, Raul dos Passos, Serafim Jessing ou 
Antonio Ricardo, pseudonimos com os quais se ocultavam 
ora Gilberto Freyre, ora Silvio Rabelo, ora Anibal Fernan-
des, ora Olivio Montenegro, ora Umberto Carneiro. 

A 7 de abril de 1929 apareceu, no matutino, uma serie 
de cronicas fantasiosas, em que se faziam "revelagoes sen
sacionais sobre um tal Macobeba, bicho horroroso", que es-
tava "aparecendo nas praias do sul", ilustradas com desenho 
caricatural por Manuel Bandeira. Tinham elas a assinatura 
de Ze Matias, como se ocultava o senhor de engenho e escri-
tor Julio Belo, tambem autor, ate 1930, de artigos firmados 
com o proprio nome e com outro pseudonimo: Jose Pinto 
Corte Real. 

Como bem acentuou Jose Eustaquio Duarte, alterara-
se, A Provincia, "como uma das afirmagoes mais destacadas 
da vida intelectual brasileira" (57) . Por isso, escrevera a re-
dagao, no seu primeiro numero do ano: "Chega A Provincia 
ao ano de 1929 contente de ter fixado, em linhas gerais, o 
seu programa de "provincianismo": de ser um jornal que nao 
se pareca com nenhum nem na fisionomia de suas paginas 
e dos seus tipos nem no espirito do seu noticiario e dos seus 
editorials; que nao copia nenhuma folha da metropole; que 
nao vive no parasitismo facil da transcrigao, muito menos da 
transcrigao desonrosa, em que se finge materia original, ocul-
tando a procedencia dos artigos e das fotografias e desenhos 
surrupiados". 

Por motivo de saude, afastou-se da Secretaria, nos pri-
meiros meses, o escritor Olivio Montenegro, sendo substituido 
por Jose Eustaquio Duarte, e entraram para o corpo reda-
cional Umberto Carneiro e Antonio Freire. 

Precisamente a 25 de julho de 1929 foi criada a segao 
"Vida politica", sob a orientagao do Partido Republicano de 
Pernambuco, tendo como redatores declarados Anibal Fer-
nandcs, Maviael do Prado e Bartolomeu Anacleto. Aparecia 
nas duas colunas do centro da segunda pagina. contendo 

(57) Carta ao autor desta bibliografia, datada de 8 de marco de 1955 
e divulgada pelo Diario de Pernambuco. Frisou Eustaquio Duarte: 
"A Provincia foi rneu grande batente, a minha verdadeira escola, a base 
de minha formacao como homem de letras". 
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dois a tres artigos diaries, de critica acerba a politica oposi-
cionista, que tinha como orgao de defesa principal o Diario 
da Manha. 

Segundo, ainda, Eustaquio Duarte (carta citada), "as 
responsabilidades d'A Provincia eram entao grandes como 
orgao de orientagao partidaria e de definigao de um governo 
— 0 de Estacio Coimbra, candidate latente a Presidencia da 
Republica naquela fase que culminou no historico movimen-
to da Alianga Liberal". 

No ane seguinte, em abril, e jernalista Eudes Barros 
ocupava as Selicitadas de matutine para uma polemica com 
OS irmaos Lima Cavalcanti, do Diario da Manha, em lingua-
gem forte, com permuta de injurias e diatribes. 

^O Nesse 1930 decisive da campanha da Alianga Liberal, 
0 jornal de Gilberto Freyre e Jose Maria Belo deu edigao ex-
cepcional no dia 6 se setembro, cememorativa do aniversa-
rio de sua fundagao e dedicada ae governo do Estado, com 
44 paginas, divididas em seis segoes, repletas de trabalhos 
redacionais ou assinados, sobre as realizacoes da adminis-
tragao que estava a terminar o mandate, mas nao terminou 
porque sebreveie a revelugae. 

A Provincia fei envolvida nos acontecimentos de 4 de 
outubro, sendo sua redagao e as oficinas depredadas e em-
pasteladas, deixando, entao, de circular per mais de um ano. 

Alem des diretores e redatores politicos, mantiveram-se 
em suas funcoes, no derradeiro periedo, o secretario Eusta
quio Duarte, os redatores auxiliares Rafael Xavier, Antonio 
Freire, Oscar Mele, Jose Barceles, Danile Lobe Torreao, (cro-
nica cinematografica) e Jaime Santos, e os revisores Rai-
mundo Cruz, Joao Guerra, Osvaldo Botelho Fagundes e Joao 
Meta. 

/IfI 2̂  "vi Dezessete meses depeis, no dia 4 de marge de 1932, sob 
a direcao e prepriedade de Diniz Perilo, tende como redator-
secretario Caio Pereira e Gerente Ivo Augusto, reapareceu o 
matutine. Baixeu o prego do exemplar para' 100 reis, redu-
zinde a tabela de assinaturas para: ane — 24S000; semestre 
— 123000; trimestre — 6S000. O primeiro niimero apresen-
tou toda a primeira pagina em tarja, estentando grande 
retrate e a legenda: "Desperta, Jose Maria, desse profundo 
sono em que te fizeram mergulhar, ha 37 anos, maos assassi-
nas, irrigando com o teu sangue pure o sole do teu queride 
Pernambuce! Vem, com o teu espirito forte e doutrinador, 
sspalhar ao lade do teu povo a semente da verdadeira deme-
cracia que soubeste praticar em toda plenitude!" A segunda 
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pagina tambem foi dedicada ao famoso extinto, contendo 
transcrigoes sobre sua personalidade. 

Quanto aos novos rumos, lia-se no artigo de fundo da 
ultima pagina: "Sera sua diretriz diametralmente oposta a 
de seus dois ultimos anos de vida, per isso que, nao sendo 
esta folha partidaria, embora nao se alheie da politica, e nao 
estando ligada ao governo, so de uma forga esta dependents: 
a opiniao publica. Nem ainda assim deixaremos, todavia, de 
orientar essa opiniao, pondo em jogo todo o nosso esforgo, 
no melhor designio de informar o publico, sempre com o 
mais elevado criterio, sem paixoes subalternas". 

Exibindo agradavel feigao material, passou A Provincia 
a adotar copioso servigo telegrafico na primeira pagina, 
manchetes, boas reportagens, titulos abundantes, comenti-
rios leves e vasto noticiario. A ultima pagina ainda inseria 
materia redacional, colocando-se a parte de anuncios nas 
duas paginas anteriores. Circulagao regular. 

Noticiou a edigao de 24 de junho: "Desligou-se, ontem, 
esponlaneamente, do corpo redacional desta folha, o dr. Caio 
Pereira. A frente da Secretaria d'A Provincia, desde o ini-
cio de sua atual fase, prestou-nos o dr. Caio Pereira, durante 
esse tempo, o concurso de sua apreciada inteligencia e co-
nhecida dedicagao". Substituiu-o, no cargo, Joaquim de Oli-
veira. 

Bateu-se pela normalidade constitucional. Mas certas 
circunstancias fizeram com que, no quinto mes, suspendesse 
a publicagao, o que ocorreu a 31 de julho, para "reforma nas 
oficinas", a fim de reaparecer em edigao extraordinaria de 
aniversario. 

Nao reapareceu tao depressa. So o fez quase um ano j/^j ? 
transcorrido, 8 de maio de 1933, sob a mesma diregao, tendo ' 
como redator-secretario Sousa Barros e gerente Otavio Mo
rals. Dizia o editorialista haver retornado "sem a menor 11-
gagao partidaria, sem o menor compromisso, simpatia ou 
aproximagao dos partidos politicos aqui organizados com ro-
tulos semelhantes, porem com ideias diametralmente opos-
tas, esposando principios perfeitamente antagonicos", Abso-
lutamente livre, tinha como diretriz "a defesa de Pernam-
buco e do Brasil, especialmente no tocante as classes produ-
toras e conservadoras em geral, sem descurar, entretanto, os 
interesses da classe operaria, que sao virtualmente chumba-
dos aos das primeiras". 

Mantendo identico padrao, o matutino contou com a co-
laboragao de Rafael Xavier, Valdemar de Oliveira, Mario Se-
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te, Renato de Alencar e outros, alem de proporcionar varia-
do noticiario e demais materia de rotina. Logo mais, a 1.° 
de junho, voltou o exemplar ao prego de 200 reis, passando a 
48$000 e 25S000, respectivamente, as assinaturas anual e se-
mestral . Entre os redatores contava-se Nelson Firmo. 

Entretanto, essa ultima fase nao chegou a durar um 
mes, findando com a edigao de 4 de junho, sendo vendidos 
o material tipografico e a maquinaria a nova cmpresa O 
Estado (ver "Diarios do Recife", vol. I I I ) . 

Nas despedidas, entao, feitas, em quadro, na primeira 
pagina, prometia-se, em vao, que o velho orgao de Jose Ma
ria e Jose Mariano reapareceria dentro de alguns meses, de-
vendo, para isto, ser adquirida nova oficina grafica (Bib. 
Pub. Est.) . 

1875 
JORNAL DA TARDE — Propriedade da firma L. Silva 

Braga & Carneiro Vilela, disposto em formato de 45x30, com 
quatro paginas a quatro colunas de 14 ciceros, entrou em cir-
culagao no dia 15 de junho de 1875, adotando o seguinte 
expediente: "Aceita-se e agradece-se toda e quaiquer cola-
boracao. — Correspondencias e artigos de interesse particu
lar, pelo prego que se convencionar. •— Aniincios a 10 reis 
por linha para os assinantes, e a 20 reis para os demais. — 
Publicagoes literarias e cientificas, gratuitamente. — Assi
naturas: por mes — 1$000. Avulso — 40 reis. — Escritorio 
da redagao a rua Estreita do Rosario n.° 12". 

Do programa, expresso em artigo da segunda pagina, 
constava: "Abrir campo as lutas religiosas, a discussao poli-
tica, a polemica literaria e aos interesses do comercio, 
sem filiar-se a esta ou aquela crenga, a este ou 
aquele interesse; dar as noticias dos fatos no mesmo dia em 
que eles houverem ocorrido, e apenas algumas horas depois; 
apresentar aos interessados os ultimos movimentos da praga, 
as ultimas cotagoes, apenas forem encerradas; dar as noti
cias da Europa, do norte e do sul do Imperio no mesmo dia 
em que elas chegarem a este porto; desenvolver a instrugao 
publica e filosofica do povo por meio da publicagao da his-
toria patria e das melhores obras que tendem a dirigir o es-
pirito humano; deleitar por meio de folhetins escolhidos e de 
escritos caprichosamente feitos; abrir vasto campo hs expan-
soes literarias sem obrigar os literatos a sacrificios pecunia-
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rios; publicar anuncios de casas de comercio por um modo 
que nao Ihes seja oneroso e de maneira que Ihes alivie as 
despesas, que assustam nestes tempos de crise; facilitar a 
todos, pela barateza do prego, a leitura de um jornal variado, 
e que procure reunir o litil ao agradavel. Tal e o fim a que 
visa o Jornal da Tarde, e tal e o desideratum a que ele deseja 
atingir, se neste empenho Ihe ajudar o publico. 

"O programa e grande, grandes sao as promessas. Dir-
nos-ao que este jornal e pequeno para tao grande missao, mas 
a isto responderemos que comegamos neste formato diminuto 
para tentarmos a realizagao de u m projeto, que e a verdadei' 
ra atitude do jornalismo, mas que infelizmente tem sido des-
prezada entre nos, onde o egoismo e o primeiro e principal 
redator de todos os jornais. Se o publico corresponder a nossa 
expectativa e porque exige de nos maiores dimensoes e entao 
corresponderemos aos seus justos desejos". 

No primeiro numero, apresentou o sumario a seguir: Al
manack — Instrucao Popular: Historia do Brasil; Historia dos 
Papas; — Segao noticiosa — Segao Literaria: sonetos — Se-
gao comercial: movimento do Porto — Anuncios — Folhetins: 
"A fe do amor (novela de d. Manuel Fernandez y Gonzalez, 
traduzida por Afonso Olindense) e a segao "A ultima hora" . 

O sumario continuou quase sempre o mesmo. No segun-
do numero, C. V. iniciou uma serie de longos editorials sob 
o titulo "Os nossos males", derramados de pessimismo sobre 
Pernambuco, a que chamava "o ilota de todos os tempos, o 
joguete de todas as politicas, o martir de todos os fanatismos, 
o vasto campo aberto a todas as imposigoes"! Dizia mais: 
"Pernambuco e a ultima das provincias na ordem da consl-
deragao nacional"; "aquela que menos merece por mais que 
faga". E ainda: "Quando o cofre das gragas e das recompen-
sas se abre, recolhem os frutos da sua abundancia as outras 
provincias; quando, porem, chega o momento das vinditas e 
das picardias, entao, e Pernambuco que recolhe e armazena 
todas as imposigoes, todos os vexames". 

No dia seguinte, ressaltava C. V. que o agricultor, o ne-
gociante, o banqueiro, o sacerdote, o medico, o artista e o li-
terato morriam todos "a mingua de animagao, de protegao; 
morrem esquecidos e ate ludibriados, se nao tiverem, para es-
cuda-los, o brago onipotente e cego da politica". 

No terceiro artigo, aduzia que a politica, em Pernambuco, 
era "uma coisa sem nome, sem nexo, sem classificagao"; re-
sumia-se nisso: "Questiunculas de aldeia, agudas e envenena-
das descomposturas pessoais". 
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Ate o quinto artigo, nao fez outra coisa, o autor, senao 
enumerar as fraquezas e a situagao de inferioridade da pro-
vincia. 

Da materia do Jornal da Tarde constaram, em sua viven-
cia, as "Cartas da Corte", assinadas por H. M., e boa parte 
de Literatura, em que apareciam transcrigoes e longa serie, 
quase diaria, de sonetos em grupo, cujo autor, Francino Cis-
montano (pseudonimo de Francisco do Brasil Pinto Bandeira 
e Acioli Vasconcelos) so algum tempo depois veio a dar-lhes 
assinatura. Na mesma segao, divulgou F . Augusto Pereira da 
Costa OS "Tragos biograficos do mestre de campo D. Joao de 
Sousa, fundador da Igreja e Hospital do Paraiso", alem de 
outroii trabalhos de natureza historica. Publicavam-se, pelos 
meses afora, nao assiduamente, poemas de Belisario Pernam-
buco, J . D. ou J . R. S. Duarte, Fagundes Varela ( trans-
crigoes), Honorio Monteiro, Antonio Rangel de Torres Ban
deira, Belarmino Dourado, Ismael Gongalves, Antonio Jose 
Mendes Bastos, Climerio Saboia, Castro Alves (transcrigoes 
e o poema inedito postumo "Saudagao aos Palmares"), Ca-
brion, com interessantes versos humoristicos, etc. Gil de 
Teives era um raro colaborador em prosa. 

O vespertino, que apresentava duas paginas dc aniln-
clos, inseriu a part ir de 4 de agosto, uma serie de artigos 
sob o titulo "A questao religiosa na Europa"; fez campa-
nha pro-adogao do casamento civil; criou a segao "Revista 
dos Jornais", para comentar a opiniao dos colegas, e a 1° 
de outubro ostentou nova feigao: cinco colunas mais estrei-
tas, em vez de quatro e novo cliche de cabecalho. Redacao 
linica de Carneiro Vilela. 

Continuando impresso na Tipografia Comercial, mudou 
a redagao para a rua Estreita do Rosario n.° 23, 1° andar . 
A serie "Os crimes dos papas" foi transferida para o rodape, 
alternando com o primeiro folhetim, terminado o qual co-
megou a sair, a 29 de novembro, o romance "Misterios do 
Recife", da autoria de Carneiro Vilela. Outra publicacao em 
serie — "Os primeiros cinco seculos do Cristianismo", por 
Emilio Castelar, — foi estreada a 23 de dezembro. 

Tendo circulado ate o ultimo dia do ano, reapareceu a 
8 de Janeiro de 1876, em nova fase, tendo como redatores res-
ponsaveis, novamente unidos, Carneiro Vilela e Corte Real. 
Escreveu o editorialista, apos um balango dos acontecimen-
tos do ano t ransato: 

"O legado que nos deixou o ano de 1875, pode-se dizer, 
foi e e senao uma aurora, ao menos uma promessa de dias 
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esplendidos, uma esperanga de grandes glorias". E concluiu: 
"Tenhamos, pois, fe, muita fe, e tudo conseguira o povo e, 
portanto, o pais. Foi a fe que propalou o Cristiamsmo: e a 
fe que o mantem". 

Mudando de tipografia, passou a imprimir-se nas ofici-
nas d'A Provincia, ao passo que a redagao foi transferida 
para a rua Duque de Caxias n.° 39, 1.° andar. Logo mais, a 
4 de fevereiro, iniciava-se o folhetim "O regresso de Rocam
bole". 

Como se depreende das alteragoes havidas, nao era lison-
jeira a situagao economica da empresa. No dia 10 do referido 
mes, uma nota redacional apelava para o alto comercio, no 
sentido de corresponder aos esforgos empreendidos no tocan-
te a publicagao do jornal. Quatro dias depois, desaparecia 
Carneiro Vilela do cabegalho, ficando apenas o seu compa-
nheiro. Outra vez substituiu-se o cliche do titulo e as pagi-
nas voltaram a quatro colunas de 14 ciceros. 

Ja em seu "canto de cisne", a folha entrou em polemica 
com o Correio da Tarda, a proposito da administracao das ins-
tituigoes portuguesas no Recife, que Ihe haviam merecido 
censuras. 

Finou-se o Jornal da Tarde com o n.° 195, de 19 de fe
vereiro de 1876, deixando em meio os folhetins "O regresso 
de Rocambole" e "Misterios do Recife", este ja com 32 pu-
blicagoes (Bib. Pub. Est.). 

1876 
CORREIO DA TARDE — DiArio Critico e Noticioso — Co-

megou a publicar-se no dia 3 de Janeiro de 1876, em formato 
de 43x30, com quatro paginas de cinco colunas. Propriedade 
da firma Galhardo, Taylor, Pcssoa & Meneses, funcionando a 
redagao e oficinas (Tipografia Comercial) na rua Estreita do 
Rosario n.° 12. Assinatura mensal — ISOOO; para o interior, 
cobrava 3S900 por trimestre, mcses depois aumentado para 
4$000. Prego do exemplar — 40 reis. 

Assinado por J. G., dizia, inicialmente, o editorial de apre-
Sf^ntacao" "Tendo-se retirado os proprietaries do Jornal da 
Tarde desta oficina, por motives que nada intcressam aos nos-
sos leitores, e nao nos e licito declarar, entenderam alguns 
operarios desta tipografia, com assentimento do respectivo 
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.oroprietario, publicar um jornal que preencha a lacuna dei-
xada pelo desaparecimento daquele" (1). 

Apos medir a gravidade do empreendimento, a que a cren-
?a e a esperanga deram asas , o articulista frisou: "Defenden-
^P 9^ direitos dos que sao oprimidos; reagindo contra esse de-
sanimo que asfixia as nossas instituigoes e nos leva, impassi-
veis, ao ponto da desmoralizagao e do aviltamento; combaten-
do o abuso que desgragadamente se estende por todas as ca-
madas da nossa sociedade, empenharemos todos os nossos 
recursos e todas as nossas forgas". Concluiu pedindo "um lu-
garinho entre os romeiros da civilizagao". 

Alem dos editorials, focalizando diferentes assuntos, in-
seria folhetim, "Gazetilha", "Variedades", transcrigSes e al-
guns trabrdhos de colaboragao, assinados por Gaspar Regueira 
Costa, Ezequiel Freire, Julio Cesar Machado e outros. No 
quarto mes passou a ser "folha comercial e noticiosa" e, no 
sexto, "diario noticioso, comercial e literario". 

Publicou-se ate 30 de dezembro, ininterruptamente, quan-
do foi suspense, reaparecendo a 2 de abril de 1877, como "pu-
blicagao diaria para o povo", tendo como editor Raimundo 
Paraiso, com quem se deveriam entender os interessados. Lia-
se no editorial: 

"Nao, o Correio da Tarde nao morreu. Como aqueles he-
rois legendaries dos ciclos carlovingios, que, gragas a um bal-
samo de miraculosa virtude, quando se supunha bem mortos, 
surgiam mais fortes e belicosos, a espargir a morte e a confu-
sao nas falanges inimigas; assim o Correio volta, apos um des-
canso de tres meses, refeito de forgas, provido de esperangas, 
a retomar seu posto junto dos advogados das ideias consenta-
neas com o progresso da idade". 

Apos dizer que manteria o mesmo programa, ocupando-
se de assuntos politicos quando julgasse "conveniente e ne-
cessario", concluiu: "O Correio da Tarde, pois, ambiciona a 
protegao de todos os sexos e idades; por isso buscara agradar 
a todos, oferecendo leitura apropriada, abrindo em suas colu-
nas espago para os escritos sobre ciencias e artes, letras e 
indiistria, comercio e economia domestica, assim o povo o 

(1) A "lacuna deixada" nao passou de uma semana, pois, na realidade 
o Jomal da Tarde nao desapareceu; apenas mudou de tipografia, so encer-
rando sua existencia um mes e meio apos o surgimento do Correio. Diante 
do que nao e exato o registo de que o segundo substituiu o primeiro, 
conforrne escreveu Alfredo de Carvalho, nos "Anais". Os dois jornais 
chegaram a bater-se em polemica. 
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ampare, o anime, o sustente, pois que o jornal, antes de ser 
o arquivo do historiador, e o livro do povo". 

Oferecia "dois mimos, todos os meses", a quern mandasse 
pagar sua assinatura. 

Passara a ser impresso na grafica do novo editor, mas, 
pouco a pouco, perdeu o brilho da primeira fase, tornando-se 
apenas noticioso, tendo quase tres paginas de anuncios. Veio, 
finalmente, a dar sua ultima edigao a 31 de julho de 1877, di-
vulgando a nota a seguir: 

"Por motivos independentes da nossa vontade, sera ho-
je o ultimo dia que sera publicado o Correio da Tarde" (2) 
(Bib. Pub Est.) . 

PAROL DO NORTE — Folha diaria, surgiu a 1° de mar-
00 (1) de 1876, em formato de 39x30, com quatro paginas de 
tres colunas largas. Redator — Julio Cesar Leal, funcionan-
do o "escritorio de redagao" na rua Camboa do Carmo n.° 28, 
sede da Tipografia Americana, onde se imprimia. Tabela de 
assinaturas: trimestre — 4S000; fora da capital — 5$000. 
Numero avulso — S080. Publicacoes e anuncios — por ajuste. 

"Destinado a indicar, na linguagem pura e santa da 
verdade, todos os pontos mais seguros para os quais deve-
mos dirigir os nossos passos, no vasto oceano moral das alter-
nativas da vida", prometia — continuando o editorial de 
abertura — "advogar a santa causa da religiao divina"; 
"louvar a virtude e o talento"; estigmatizar o vicio; doutri-
nar o ignorante; apoiar os atos de justiga do governo e cri-
t'car-lhe os desmandos; pugnar pela lavoura, industria e co-
mercio e proporcionar noticias exatas aos leitores. 

Concluindo, implorava "a Deus um raio da sua divina 
luz para dizer sempre a verdade e jamais cair no erro; e aos 
homens — fortaleza e amparo, para resistir, inabalavel, ^s 
tempestades que porventura o ameacem". O editorial foi 
repetido nos dias seguintes. 

Uma nota solta, na ultima pagina, dizia: "O redator 
deste diario e empregado publico desde 1859; mas empre-
gado publico que, alugando ao Estado os seus servigos, nao 
hipotecou, vendeu ou, de outra qualquer forma, cedeu aos 
governos suas ideias e opinioes. Cidadao politico, compre-
ende, perfeitamente, que ninguem mais do que o emprega
do publico tem obrigagao restrita de interessar-se, forte-

(2) A mesma empresa grafica divulgou, a seguir, a Revista do Norte, 
em continuacao ao Correio da Tarde (Ver "Peri6dicos do Recife", vol. VI ) . 

(1) Nao no mes de maio, como registara, nos "Anais", Alfredo de 
Carvalho, fielmente seguido, no erro, por Sebastiao Galvao, no "Dicionirio". 
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mente, pelos negocios de seu pais e,neste sentido, prestar-lhe, 
assiduamente, o seu diminuto contingente. Disposto a 
defender a causa dos seus colegas, recomenda-lhes a leitu-
ra deste diario e pede-lhes a sua sempre valiosa cooperagao". 

No segundo numero vinha a nota: "Escrevemos para o 
povo; 0 nosso principal desejo, portanto, e o de que seja o 
nosso trabalho lido por todos os que se interessam pelos ne
gocios do pais; assim, pois, reduzimos a 40 reis o prego de 
cada exemplar". Mais esta: "Aceitamos anuncios e publica-
coes, que imprimiremos mais em conta do que qualquer ou-
tro jornal". 

A par de editorials, de acordo com o enunciado, o jornal 
inseria "Calendario", "Filologia dos dias da semana" e, em 
rodape, o romance "Rosto e coraQao", original de J. B. Matos 
Moreira. Completavam as edicoes variado noticiario e meia 
pagina de anuncios. 

A despeito da disposigao de trabalho com que se apre-
sentou, 0 Farol do Norte nao passou do n°. 3, datado de 4 de 
margo (Bib. Pub. Est.). 

O TEMPO — Orgao do Partido Conservador — Entrou 
em circulagao a 25 de margo de 1876, no formato 52 X 36, 
com quatro paginas de cinco colunas. Fundado por um grupo 
politico liderado por Manuel do Nascimento Machado Portela 
e Joao Alfredo Correia de Oliveira, tinha como redator prin
cipal Joaquim Pedro Barreto de Melo Rego. Tipografia pro
pria, instalada na rua Duque de Caxias n°. 28, e redagao e 
escritorio no 1°. andar do predio vizinho. Tabela de assina-
turas: ano — 18S000; semestre — 9S000; trimestre — 5S000; 
para as outras provincias — 19$000, 10§000 e 6$000, respec-
tivamente. Circulagao matutina. 

Lla-se no editorial de apresentagao: "Quando liberals 
e conservadores vao entrar em combate franco e leal; quan
do uns e outros podem retirar da luta vantagens que corres-
pondam as suas forgas reals; quando finalmente nenhum dos 
partidos tem ante si o estimulo das lutas extremas, arden-
tes e irritadas, nem a vitoria exclusiva, ou a perda total; 
julgamos dever concluir este artigo com as seguintes obser-
vagoes: 

"Aos nossos amigos diremos que se lembrem da divisa 
de um antigo orgao conservador desta provincia — Virtus 
unita crescit, Evitem queixas e ressentimentos pessoais, e o 
esforgo comum e sincero pela vitoria da causa que defen-
demos continua o indeclinavel dever de todo o bom conser-
vador. 
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"Aos nossos adversarios, que devem ser empenhados, co-
mo nos, no bem da patria, declaramos o maior respeito as 
suas pessoas e direitos, e firms proposito de guardar imper-
turbavel moderagao nas lutas da imprensa, donde partird 
o exemplo que devemos seguir no proximo pleito eleitoral. 

"Sim, vamos as urnas disputar nossos direitos, garanti-
dos por novas formulas e eficazes providencias; mas vamos 
como homens honrados, e cavalheiros que nao podem prezar 
o triunfo senao guardadas as condigoes de dignidade e leal-
dade no combate". 

Circulando diariamente, nao saia, contudo, aos domin-
gos e segundas-feiras, a nao ser em carater especial. Alem 
de editorials, sueltos e noticiario geral em composigao batida, 
a folha divulgava 'Noticias do Norte", "do Sul" e "da Euro-
pa", de acordo com as malas do Correio; alem de correspon-
dencias do interior da provincia, variedades,"Publicag6es so-
licitadas" e uma pagina, a ultima, de anuncios. Logo no 
segundo numero, iniciou folhetim: o romance "Alba", de Luis 
Enault, e no terceiro abriu a segao "Literatura" o trabalho 
descritivo "A Retirada da Laguna", de Alfredo d'Escragnole 
Taunay, cuja divulgacao total durou alguns meses. 

Desde o primeiro numero, entrou a criticar a atuagao po-
litica d'A Provincia, que fazia oposigao ao gabinete conser-
vador e ao governo pi'ovincial, irrompendo ininterrupta pole-
mica entre os dois jornais. 

O Tempo doutrinava ou atacava o orgao adversario, em 
artigos, sueltos e notas diversas, a proposito de tudo; nao 
sobrava tempo aos seus redatores para comentar outros as-
suntos. Entretanto, manteve linguagem superior. 

Referindo-se a tendencia d'A Provincia para "atirar-se, 
continuamente, no campo das injurias e agressoes pessoais 
aos seus adversarios em geral" e, em particular, aos jornalis-
tas da situagao, escreveu o editorialista a 26 de junho: 

"Deploramos, porem, que o jornal que, nesta provincia, 
representa o partido que nos e adverse, e tem a sua frente 
um cidadao de reconhecida ilustracao e inteligencia, como 
0 seu redator em chefe, afaste-se, de modo tao injustificavel, 
das formulas de moderagao de que Ihe temos dado constante 
exemplo, para constituir-se a expressao dos sentimentos apai-
xonados de mogos inexperientes e descomedidos, que, nas de-
masias de uma linguagem repulsiva, que a ninguem convence 
e que todos deploram, procuram exibir suas habilitagoes e 
chamar sobre si a atengao". 

Depois de outras consideragoes, concluiu: "O que preten-
dera o colega? Ate onde nos quer levar? Pretendera, acaso, 
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que volvamos a passada epoca de 1855, epoca vergonhosa 
para a imprensa pernambucana, em que A Uniao de um lado, 
e O Liberal Pernambucano do outro, davam diariamente o 
doloroso senao repugnante espetaculo das injurias mais san-
grentas, langadas a vida privada, ao intimo do lar, na pessoa 
das filhas e esposas, por homens de inteligencia e merecimen-
to superior, aos quais a paixao do momento, o odio pessoal 
e as irreflexoes da palavra escrita, sob a impressao do ataque, 
haviam dissecado? Ele deve lembrar-se dessa epoca... Mas, 
asseguramo-lo, nao ha provocagao que nos arraste a debates 
de tal ordem". 

A proposito, vinha divulgando o seguinte aviso: "O Tem
po recebe publicagoes de qualquer especie e de interesse par
ticular, contanto que nao contrariem o seu pensamento po
litico e guardem respeito a vida privada e a reputagao alheia". 

De 17 de julho a 25 de agosto acompanhou-se dum Suple-
mento, de quatro a seis paginas, exclusivamente dedicado k 
publicagao da hsta geral de eleitores do Recife (1), incluindo 
a ficha completa de cada um, sem faltar, ate, a renda men-
sal. Durante esse periodo, o jornal propriamente dito ficou 
reduzido a duas paginas. 

Suspenso pelo espago de cinco dias, O Tempo reapareceu 
a 31 de agosto, tendo melhor aspecto material, uma vez que 
a empresa adquirira novas fontes de tipo corpo 10 e 12, inclu
sive negrito, para epigrafes. Parou, novamente, a 23 de de-
zembro, para descanso da redagao e oficinas, voltando a 3 de 
Janeiro de 1877; outra lacuna ocorreu nesse ano, de 25 de 
margo a 2 de abril. E nao deixou mais de promover ferias co-
letivas de dez a quinze dias, cada fim de ano. 

Tendo ascendido ao poder o Partido Liberal, com o Gabi-
nete Sinimbu, em face da crise ministerial de dezembro, O 
Tempo apresentou, na primeira edigao de 1878 (5 de Janei
ro) , dois editorials a respeito da transformagao politica ope-
rada, reafirmando no segundo deles: "Dentro do programa 
que nos tragamos, havemos de defender a nossa bandeira ate 
o ultimo extremo. Perderemos tudo, menos a honra e a digni-
dade com que sempre nos temos mantido. Da nova situagao 
seremos adversarios francos e leais". 

Sob o titulo "Rumores", langou, a 17 de Janeiro, violento 

(1) Tendo essa insergao suportado censuras d'A Provincla, defendeu-
se O Tempo, declarando ter havido concorrencia piiblica para a divulga-
gao da lista de eleitores, a que atenderam tres diarios. O Jomal do Recife 
£di logo excluido porque pedira 25 reis por linha. A Provincia e O Tempo 
pediram 20 reis, mas este ultimo reduziu o prego para 18 reis e conse-
guiu o contrato. 
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editorial contra o Gabinete Sinimbu, aduzindo, entre outras 
apostrofes: "O governo trai a patria. Nuvens sombrias escu-
recem o horizonte. A tempestade se condensa para desferir 
seus raios fulminantes. Debalde se espera que as aguas do o-
ceano se conservem tranquilas, quando se toldam as regioes 
Serenas do eter. No governo, a oposigao fara antes a revolugao 
do que as reformas". 

Depois, mencionou o articulista tres assuntos inadiaveis 
para os liberals: eleigao direta — "a eleigao da burguesia ca-
ricata, dos ricos e dos poderosos"; a extincao da escravidao, 
"que sera a desorganizagao do trabalho agricola e industrial, 
o naufragio em que se afundarao todas as fortunas e todos os 
haveres, e "a aboligao da religiao do Estado". 

O novo governo provincial, exercido pelo Juiz Adelino 
Antonio de Luna Freire, a partir de 15 de fevereiro, tendo Si-
gismundo Goncalves como chefe de Policia, passou a merecer 
acres censuras d'O Tempo, o mesmo acontecendo no tocante 
a Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, que 
assumiu a presidencia a 20 de maio. 

Nao tinha solugao de continuidade, nem um dia sequer, 
a polemica travada com A Provincia, cuja politica subira, 
enquanto O Tempo ficava na oposicao. A ultima investida 
ocorreu a 28 de novembro, quando o antagonista suspendeu 
sua circulagao: "A folha dos srs. Epaminondas e Jose Maria
no deu ontem o seu ultimo arquejo. Ja era tempo e nos 
esperavamos por isso. Morreu como viveu, sempre farsante". 

No ano seguinte, ou seja, a 14 de margo de 1879, dava 
O Tempo sua primeira edigao de oito paginas, na qual divul-
gou extenso discurso, pronunciado por Joao Mauricio Van-
derlei (Barao de Cotegipe), contra o Gabinete. A partir de 
outubro voltou-se contra A Liberdade, diario liberal entao 
fundado, com ele mantendo polemica, de carater politico, 
sem tregua. 

O Presidente da Provincia, que voltara a ser, desde 18 
de setembro de 1879, Luna Freire, foi substituido, a 29 de de-
zembro, por Lourengo Cavalcanti de Albuquerque. No fim de 
margo de 1880 assumiu o poder o Gabinete Saraiva, logo re-
tornando ao governo de Pernambuco o mesmo Luna Freire, 
todos eles sendo alvo de veemente critica d'O Tempo. 

A edigao de 29 de junho dedicou a primeira pagina e par
te da segunda a hecatombe da Vitoria de Santo Antao, quan
do lideres conservadores e liberals dissidentes foram tiro-
teados num meeting politico. Meses seguidos, dedicou a folha 
grande espago aos mencionados acontecimentos, divulgando, 
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inclusive, 24 editorials sob o titulo "Quais sao os verdadeiros 
criminosos de Vitoria" e 40 da serie "O processo de Santo 
Antao", afora numerosos outros artigos e sueltos e longo ma
nifesto assinado pelo procer Ambrosio Machado. 

Suspensa, desde junho, a publicacao d'A Liberdade, 
OS respectivos redatores transferiram-se para o Jornal do 
Recife, ai defendendo sua politica atraves da coluna intitu-
lada "Partido Liberal", cognominada "coluna alugada". Con-
tinuou O Tempo a ataca-los e critica-los rijamente. 

Do corpo redacional participaram ou participavam, alem 
do chefe da redagao, os jornalistas Barros Guimaraes e Lidio 
Mariano de Albuquerque, por pouco tempo; Leonardo Fran
cisco de Almeida, a partir de 1877; Jose Moreira Alves da Sil
va, Democrito Cavalcanti de Albuquerque, Antonio Goncal
ves Ferreira e Francisco de Assis Rosa e Silva. Um dos revi-
sores era o poeta e teatrologo Afonso Olindense. Administra-
dor das oficinas — Antonio Ribeiro da Costa e Silva. 

Ocorreu ligeira interrupcao na saida do matutino entre 
OS dias 4 e 10 de setembro, por motivo de consertos na ma-
quina impressora. A edicao de 2 de novembro de 1880 foi con-
sagrada ao falecimento do Visconde do Ric Branco, tendo ape-
nas duas paginas, ambas circuladas de larja, vindo na pri
meira so o registo, em grandes caracteres, encimado por 
emblema fiinebre, ao passo que a segunda aparecia em bran
co. No seguinte numero e que se divulgaram necrologios do 
grande extinto. 

No ano seguinte intensificou-se a polemica com a "coluna 
alugada", cujo redator principal, Sigismundo Gongalves, se 
tornara candidato a deputagao, tendo como oponente o lider 
conservador Joao Alfredo. lam acesos os ataques e censuras, 
quando, a 21 de junho, propos O Tempo, para atender a uma 
"intimagao" dos contendores, que estes assinassem, tambem, 
seus artigos de polemica. Aceita a sugestao, comegou o pacto 
a vigorar no dia seguinte, dele participando, nas colunas 
do orgao conservador, J. de Melo Rego, Democrito Cavalcan
ti, Goncalves Ferreira, F . de A. Rosa e Silva, Jose Moreira 
Alves, Leonardo de Almeida, J . de Freitas Henrique, Dario 
Cavalcanti e Alcoforado Junior. Este em artigo do dia 23, 
aplaudiu a imprensa politica, que entrava em nova fase, 
"cessando a tempestade dos improperios, pela discussao sere-
na e calma entre cavalheiros que se devem respeitar mutua-
mente". 

Prosseguiu, dessa maneira, meses adiante, o debate jorna-
listico, com a primeira pagina e parte da segunda repletas 
de editorials assinados, sendo o adversario mais visado Sigis-
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mundo Gongalves, o qual, fugindo ao compromisso, escreveu 
violentissimo artigo, no Jornal do Recife, que mereceu d'O 
Tempo (edigao de 20 de setembro) vigorosa nota, assinada 
"A Redagao", assim terminada: "O nosso prestante amigo 
dr. Democrito Cavalcanti entrega ao mais soberano desprezo 
o artigo do sr. Sigismundo, certo de que a lama que Ihe foi 
arremessada tornou a fonte impura donde nunca devera 
ter saido". 

A 13 de novembro (domingo), circulou uma edigao ex-
traordinaria, com todas as quatro paginas circuladas de tar-
ja, lendo-se na primeira, apenas, o seguinte, sob emblema 
funebre e em grandes caracteres: "Joaquim Pedro Barreto 
de Melo Rego — Grande perda para o Partido Conservador — 
Profunda saudade dos seus amigos". A segunda e a quarta 
apareciam em branco, figurando, no centre da terceira, em 
tipo corpo 12, negrito, interlinhado, o testamento (2) do re-
dator-chefe d'O Tempo, ditado na vespera do seu falecimento, 
ocorrido no dia 12. A edigao seguinte apresentou-se repleta 
de necrologio e artigos alusivos, firmados por diversos inte-
lectuais, tendo a redagao tornado luto por oit) dias. 

(2) Tendo exercido cargos publicos, quando o Partido Conservador 
se achava no poder, o jornalista J . de Melo Rego fora chamado de "san-
guessuga do Tesouro" pelos jornais da oposigao. O testamento abaixo 
documenta, todavia, a modestia de sua vida: 

"Compreendendo que e muito grave o meu estado, pedi ao meu amigo 
Democrito Cavalcanti que escrevesse as declaragoes e pedidos que se seguem: 

"Estou resignado com Deus. Se fiz mal ao meu proximo, contudo a 
consciencia nao me acusa de intengoes perversas. Nasci pobre, vivi em 
constantes privagoes e morro na miseria, deixando neste estado minha 
pobre familia, composta de mulher e doze filhos, sendo sete solteiros. E 
6 a certeza disto que me acabrunha o espirito 

"Aos meus desafetos pego que me perdoem, como pego aos meus 
credores que me perdoem as dividas, pois seria uma crueldade aumentar 
a afligao dos meus filhos. 

"Em atengao aos servigos que prestei as finangas da provlncia, de que 
tenho consciencia, e o declare neste momento, vejam os meus amigos se 
6 possivel pagar a minha mulher, enquanto tiver filhas solteiras, os meus 
vencimentos de aposentado. Se nao for possivel isto, entao as almas cari-
dosas, os referidos meus amigos, sem distingao de politica, olhem para 
OS meus, promovendo alguns meios de subsistencia para minhas filhas, a 
fim de evitar a perdigao delas. Olhem igualmente para os meus filhos. 
Quando nao seja possivel coloca-los em posigao de manter a familia, entao 
suplico aos meus amigos que fagam recolher minhas filhas a alguma casa 
de caridade, de modo que fiquem abrigadas da sedugao e dos rigores da 
miseria. 

"Finalmente, quero que o meu cadaver seja conduzido em um carro 
de caridade, pedido ao Agra. Recomendo que a minha familia nao deite 
luto, pois nao tem meios para fazg-lo. 

"Aos meus companheiros d'O Tempo pego que me comprem uma cata-
cumba, para nela serem depositados os meus ossos. 

"Declaro, ainda, que sempre fui catolico, apostolico, romano, e que 
nunca pertenci a sociedades secretas". 
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Enquanto isto, continuou, nos dias subsequentes, a cam-
panha contra os gabinetes liberals, substituidos em Janeiro 
e julho de 1882, e contra os presidentes provinciais Antonio 
Epaminondas de Barros Correia, Jose Liberato Barroso e 
Francisco Maria Sodre Pereira, que pouco duravam em tao 
alta investidura. 

O debate de artigos assinados terminara em fevereiro 
de 1882, justamente quando surgia Aristarco Lopes como 
novo membro do corpo redacional, prosseguindo, todavia, 
mediante editorials sem assinatura. 

Em data de 21 de jullio, o presidente da Camara Muni
cipal, Francisco Goncalves Torres, agredia o redator Demo-
crito Cavalcanti, ferindo-o a cano de ferro na cabeca, quando 
ele passava, a noite, pelo Patio do Paraiso, por motive de 
ataques do jornal. 

Suspendendo a circula^ao a 20 de dezembro, so reapare-
ceu no dia 8 de fevereiro de 1883, uma vez que "as ferias jor-
nalisticas foram mais prolongadas, para o que contribuiu a 
ausencia de alguns colegas". 

Procedendo a um balance da situacao politica do pais, 
escreveu o articulista d'O Tempo, na mencionada data, que 
OS cinco anos liberals se haviam escoado "em pura perda". 
Citou o emprestimo do ano transato, de quatro milhoes de 
libras esterlinas, mais de tres dos quals t inham ficado na Eu-
ropa, para "o servico da divlda externa e o pagamento de 
encomendas", acentuando: 

"...a emlssao do papel-moeda, as repetldas emissoes de a-
polices, a negoclata do cafe e a venda de bens do Estado de-
veriam chegar para multo, mas nao chegaram para nada, e 
o pais esta miseravel, contraindo dividas para desempenhar-
se de outras! O esbanjamento criminoso de dinhelro e noto-
rio". 

A 30 de margo, lia-se, no inicio de um editorial: "Ja nao 
ilude mais o pais a politica liberal. Pode-se dlzer que foram 
tantos OS calotes que passou a nagao, que, afinal, abrlu-se-lhe 
a falencia: nao tern mais cotagao os seus titulos". 

Alterando, porem, sua fisionomla essencialmente politi
ca, so contrabalangada por llgeiro notlciario local e alguma 
nota curiosa, resolveu a redagao, desde dezembro do ano ante
rior, abrir uma coluna de Literatura, nela divulgando, nem 
sempre diariamente, sonetos e poemas de autores como Luis 
Guimaraes Junior, Augusto Lacerda, Valentim Magalhaes, 
Mucio Texeira, A. de Sousa Pinto, Generino dos Santos, F. de 
C. Afonso Celso Junior, Vitoriano Palhares, Luis dos Reis, 
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Gongalves Crespo, Alberto de Oliveira, Carlos de Morals, Be-
larmino Dourado, Filinto de Almeida, Joao Cavalcanti, Jose 
Carlos Junior, Carlos Rebelo Junior, Plinio de Lima, B. Lopes 
e outros. Criou-se, depois, a "Coluna Eletrica", de versos hu-
moristicos e charadas. 

O ano de 1883 trouxe nova crise de Gabinete, assumindo 
a chefia do Ministerio o Conselheiro Lafaiete, saudado pelo 
matutino, a 8 de junho, com a seguinte apostrofe: "O espeta-
culo que apresenta o pais e o mais desolador". 

Outro redator veio a perder o matutino, com o falecimen-
to, a 7 de agosto, de Leonardo F. de Almeida, que mereceu 
longo necrologio e artigos assinados pelos companheiros do 
"batente". 

A segunda metade do ano foi dedicada a sucessivas cri-
ticas ao presidente Jose Manuel de Freitas, a respeito do qual 
afirmara um editorial de 21 de setembro: "O sr. Freitas e 
decididamente o presidente mais desabusado que tern tido 
essa infeliz provincia". 

A epoca ocorriam numerosas "publicacoes a pedido", de 
carater politico, sobretudo de ataques ao Diario de Pernam-
buco. 

A partir de 22 de Janeiro de 1884 (primeira edigao do 
ano), voltaram as censuras a "coluna alugada" do Jornal do 
Recife. Os lideres liberals Jose Mariano Carneiro da Cunha 
e Jose Maria de Albuquerque Melo, especialmente, eram al-
vo de constantes verrinas, inclusive o segundo, atraves da se-
rie de artigos "As palavras do sr. Jose Maria", nao, porem, 
na linguagem elevada preconizada nos primeiros anos. 

No mes de agosto, a inquieta gazeta conservadora en-
trou em debate com a Folha do Norte, acerca dos prognosti-
cos sobre a extingao da escravatura, escrevendo no editorial 
do dia 8: "Nao queremos que se perpetue a escrcavidao. O que 
nao queremos e que se desorganize o trabalho, que se calquem 
aos pes direitos muito sagrados e que impunemente se apre-
goem doutrinas subversivas". 

"Se podemos em breve espaco de tempo conseguir a 
extingao do estado servil, sem abalos, sem complicacoes, para 
que essas pressas, que podem trazer dias de amargura e de 
luto para a patria?" (3). 

(3) Na realidade, O Tempo nao via com bons olhos os pruridos abo-
licionistas, haja vista seus ataques a Joaquim Nabuco e a divulgagao de 
notas como a que vai abaixo transcrita de sua edigao de 27-1-1885: 

"Pogo da Panela — Dessa localidade escrevem-nos: "Isto per aqui esta 
transformado em um valhacouto de escravos fugidos, que fazem da rapi-
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Por outro lado, nao teve solugao de continuidade a cam-
panha contra a administragao provincial, em linguagem vi-
gorosa, da qual passou a ser alvo, igualmente, desde o mes de 
setembro, o novo presidcnte, Sancho de Barros Pimentel, s6-
bre quern recaiam graves acusagoes, alem do mais, no tocan-
te a preparagao e realizagao do pleito parlamentar de 1 de 
dezembro, dia em que houve conflito na mesa eleitoral da 
matriz de Sao Jose, saindo levemente ferido Jose Mariano. 
Disputavam os sufragios do eleitorado o liberal Joaquim Na-
buco e o conservador Nascimento Portela, pelo 1" Distrito. 
Consoante afirmara O Tempo, o tiroteio verificou-se quando 
OS elementos do governo chegaram a conclusao de que o pro-
cer abolicionista t inha recebido votacao inferior a do candi
date dissidente. 

A proposito, a edicao de 5 de dezembro atariu sua primeira 
pagina com a seguinte mofina, em tipo saliente, repetida at6 
c fim do mes: "Major Manuel Joaquim Ferreira Esteves e 
Antonio Elesbao Esteves, assassinados na eleigao do dia 1° de 
dezembro de 1884, sendo governador desta provincia o sr. 
dr. Sancho de Barros Pimentel". 

Seguiu-se, meses afora, forte catilinaria contra o presi-
dente da provincia, contra Joaquim Nabuco e Jose Mariano, 
que se defendiam atraves das colunas do Jornal do Recife. 

Pela primeii'a vez, deixou O Tempo de proporcionar as 
costumeiras ferias de fim de ano, circulando ate o dia 31 de 
dezembro. 

Ausentando-se o governador Sancho Pimentel, rumo a 
Corte, a fim de tomar assento no Congresso federal, para o 
qual pretendera ter sido eleito a 1 de dezembro (nao foi re-
conhecido), escreveu O Tempo, a 27 de Janeiro de 1885, ener-
gico artigo de despedida, nele declarando: "Foi-se o sr. San
cho, depois de ter desorganizado a provincia, semeado violen-
cias e escandalosas intervencoes, preparando crimes covardes, 
autorizando as mais grosseiras fraudes e falsificagoes, levando 
por premio de tudo um diploma falso. Que ingloria e triste 
missao! Que nunca mais volva as nossas plagas quern foi tao 
fatal a esta provincia!" 

nagem profissao habitual. Ningucm se pode julgar seguro nem na sua 
propriedade nem na sua vida, e nao ha para onde apelar, porque as auto-
ridades nao dao providencias, nao fazem caso das nossas reclamagoes. 
Nas dependencias da casa do dr. Jose Mariano moram diversos dSsses 
escravos, e isso mostra hem que eles estao garantidos". 

"Desgracados tempos, esses, em que as portas da capital se dao fates 
dessa ordem, com assentimento dos proprios agentes da autoridade! Des-
gragados tempos!" 
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Ainda deu combate a dois presidentes da provincia: Au-
gusto de Sousa Leao e, a partir de 8 de abril, o conselheiro 
Joac Rodrigues Chaves, alem das constantes objurgatorias 
contra o gabinete ministerial. 

No dia 12 de maio, quando se divulgou a noticia de que 
Nascimento Portela havia sido reconhecido deputado e nao 
Joaquim Nabuco, um grupo de elementos situacionistas ape-
drejou o escritorio e as oficinas d'O Tempo, causando estra-
gos e ferindo duas pessoas. 

Finalmente veio a cair, em agosto, o Gabinete Liberal, as-
cendendo a chefia do Ministerio o Barao de Cotegipe; e o 
jornal conservador, cuja existencia estava por um fio, tendo 
deixado de circular entre os dias 21 e 24, reapareceu a 25, 
abiv'ndo a primeira pagina o artigo "Salve"!, assim iniciado: 

"Raiou, enfim, nos horizontes da patria, a aurora de uma 
regeneracao de que ela carecia, que era o anelo ardente do 
grande e patriotico Partido Conservador e, mais do que isto, 
uma aspiracao nacional! Sim, a patria, coberta do p6 de uma 
tremenda e desastrosa Jornada, a que os ultimos acontecimen-
tos acabam de por ponto final, volta, cheia de confianga e pos-
suida das mais lisonjeiras esperangas, ao seio do partido da 
ordem, que vai ser-lhe guia no caminho largo do progresso 
e da gloria! 

"Depois das duras provacoes por que acaba de passar, das 
convulsoes que acabaram o seu organismo e puseram em risco 
as suas instituicoes, e das provas eloquentes de abnegagao, 
constancia c patriotism.o do Partido Conservador na defesa dos 
interesses comuns, ela, a patria, se reanima e se alvoroga ao 
ver pousada sobre a cana do leme da nau do Estado a mao 
firme de um velho e experimentado timoneiro". 

Mais algumas consideragoes sobre a desidia do Partido 
Liberal no poder e adiantou o articulista: "A ordem vai res-
tabelecer o seu reinado, a lei o seu imperio, o principio de au-
toridade o seu prestigio, o organismo social a sua coesao e 
forga, e o pais vai enveredar pelo caminho do progresso e da 
prosperidade, de que o desviaram timoneiros sem patrio-
tismo". 

O matutino abriu o titulo "As nossas festas", para noti-
ciar as solenidades comemorativas da vitoria conservadora, 
no Recife e no interior do Estado, com a realizagao, dias se-
guidos, de passeatas e banquetes, acompanhados de uma ava
lanche de discursos e congratulagoes. A redagao foi o ponto 
preferido dos manifestantes, tendo a folha deixado de cir
cular de 6 a 11 de setembro, explicando, na edigao do dia 12, 
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que a grande concorrencia de amigos e correligionarios im-
possibilitara o trabalho. 

Apos a vitoria do Partido Conservador, O Tempo, em vez 
de melhorar de situagao, entrou em franca decadencia. Afora 
o noticiario festivo, inseria raros editorials, os atos de nomea-
gao assinados pelo novo presidente da provincia, Luis Correia 
de Queiroz Barros, e algumas transcrigoes, aumentando, ca-
da dia, o contingente de reclames comerciais, ate invadirem a 
primeira pagina. Nao foi alem do n°. 163, ano X, de 19 de se-
tembro (4) de 1885, perfazendo o total de 2199 edigoes (5). 

Figuravam como redatores, no ultimo ano, Miguel Per-
nambuco, Rosa e Silva, Fenelon Junior, Jose Moreira Alves, 
Alfredo Lima, Tarquinio Filho, Juvencio de Aguiar e Jose da 
Silva Loio, trabalhando no escritorio Rodolfo de Albuquerque 
e Antonio de Mendonca (Bib. Pub. Est.). 

1878 
A OPINIAO — Jornal de orientagao republicana, forma-

to medio, a quatro colunas de composicao, com quatro pagi-
nas, comecou a circular a 14 de dezembro de 1878 (1), ven-
dendo-se o numero avulso ao prego de 40 reis, com assinatu-
ra mensal a ISOOO na cidade e 1$200 fora dela. 

De semanario que era, passou a publicar-se diariamente, 
menos aos domingos, a partir do n°. 25, com tiragem decla-
da de 800 exemplares. Impressao em tipografia propria, ins-
talada a rua de Santa Rita n°. 5. Alem da materia de rotina, 
comum a todas as gazetas da epoca, A Opiniao divulgou, por 
algum tempo, a nota diaria "Datas historicas de Pernambuco" 
e alguma literatura, incluindo versos de Leovigildo Samuel, 
Vitoriano de Andrade e Ribeiro da Silva e prosa de Clovis Be-
vilaqua. A edigao de 26 de outubro de 1879 foi dedicada a Car-

(4) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", registara, como ultimo (?), o 
n." 132, ano X, de 22 de julho, no que foi seguido pelo "Dicionario" de 
Sebastiao Galvao. 

(5) Dias apos, precisamente a 24 de setembro, publicava o Diario de 
Pernambuco uma declaragao, scgundo a qual, "estando em pessimo estado 
o material" da tipografia d'O Tempo e precisando de algum tempo para 
torna-lo em condicoes de continuar, ficava suspcnsa a publicagao, acres-
centando: "Dentro de pouco tempo voltaremos a arena". 

(1) Noticiou a "Gazetilha" do Jornal do Recife, edigao de 18 de de-
zembro de 1878: "Apareceu o primeiro numero d'A Opiniao, periodico poli
tico e semanal, que se destina a advogar as id^ias livres e adiantadas, 
profligando os abuses de qualquer lado politico". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 5 3 

los Gomes, ostentando emblema musical e a epigrafe, em le-
tras garrafais, na primeira pagina: "Homenagem ao merito 
do imortal maestro brasileiro autor d'O Guarani", trazendo 
na segunda o argumento da opera, editorial alusivo, aponta-
mentos sobre a vida do famoso compositor e noticiario do 
festival em seu beneficio, no Teatro Santa Isabel. 

Divulgava, em folhetim, romance de Perez Escrich. So a 
partir de Janeiro de 1880 veio a constar do cabegalho, como 
proprietario, o nome de Argemiro Aroxa, que era o principal 
ledator, a cujo mister se juntara, desde o fim do ano anterior, 
Jose Izidoro Martins Junior. A tipografia mudou-se para a 
rua Duque de Caxias n". 21, ai tambem funcionando escri-
torio e redacao. 

Manteve programa de combate a Monarquia e ao Parti-
do Liberal, doutrinando a prol da republicanizagao do Brasil. 
Chegou a dizer, em editorial de 21 de outubro de 1879: "S6 
uma revolugao pode limpar os miasmas da atmosfera politi-
ca que nos cerca"; "poucos sao os cerebros obsecados que nao 
conhecem a completa ruina das instituicoes presentes". No 
dia 28, frisava: "O constitucionalismo monarquico e uma 
Utopia irrealizavel". la longe o doutrinador, que nao era 
outro senao Martins Junior, quase sempre autor dos editori
als e que assim classificou, a 4 de dezembro, os partidos Libe
ral e Conservador: "Ambos servis e imprestaveis em face das 
necessidades da patria". E ressaltou, no dia 9: "Quem ha al 
que ignore que esta iminente uma revolugao? Ninguem. O 
nosso dever, pois, e aponta-la ao povo e dizer: —Prepara-te!". 

Focalizava, em 1880, temas gerais, sem esquecer "as ma-
zelas" do Partido Liberal e "o movimento revolucionario na 
Corte", atacando os politicos conservadores e o governo impe
rial. 

Em artigo de 10 de fevereiro, declarou a redagao ficar, 
de uma vez por todas, assentado o credo politico d'A Opiniao, 
assim resumido: "A propagagao das generosas ideias republi-
canas"; "...o reinado, enfim, da Igualdade e da Justiga". 

Martins Junior escrevia folhetins, inclusive sobre Teatro, 
usando o pseudonimo Junio. Ocorria ligeiro noticiario local 
e duas paginas eram dedicadas a anuncios. Ja no mes de abril, 
editorials ressaltavam "Os escandalos da Assembleia Pro
vincial" . 

A Opiniao foi o primeiro diario do Recife a dar noticia
rio normal das ocorrencias do Foro, fazendo-o sob o titulo 
geral "Revista Judiciaria". 

Conservando, invariavelmente, o feitio inicial, a publica-
gao estendeu sua existencia ate 19 de junho de 1880, com in-
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terrupgao, apenas, do periodo de 20 de dezembro de 1879 a 
19 de Janeiro (Bib. Pub. Est.) (2). 

1879 
CORREIO DA NOITE (1) — Surgiu a 1°. de margo de 

1879, em formato medio, com quatro paginas de quatro co-
lunas. Redatores — Jose Maria de Albuquerque Melo, Ma
nuel do Nascimento Castro e Silva e Jose Izidoro Martins 
Junior. Impresso em oficinas proprias, constava do Expedien-
te: "Nao se admite testas de ferro". Assinatura mensal 
— 1$000; para o interior: semestre — 7$000. Numero avul-
so — 40 reis. Quanto a divulgagao de Comunicados e outras 
publicagoes particulares, so mediante ajuste "e estando devi-
damente responsabilizados". 

Conforme o artigo de apresentagao, nao se imiscuiria na 
politica militante, apenas "historiando a nossa vida contempo-
ranea, livre e imparcialmente e armado de um criterio seguro, 
mais seguro, pelo menos, que a paixao individual". Entretan-
to, nao se limitaria "ao registo oficial dos acontecimentos, 
pois que a imprensa moderna nao e nem pode ser a Acta Di-
uma dos Romanos; apreciara, estudara, criticara sem entu-
siasmo, como sem rancor, sem prevengoes — honestamente". 

Mais adiante, acentuava: "Efetuando-se k noite a dis-
tribuigao do nosso jornal, no mesmo dia poderao ser dadas as 
noticias, nao so locals, mas tamb6m do norte e do sul do Im-
perio e Europa". Daria "preferencia as noticias politico-par-
lamentares, que, algumas horas depois de chegadas", seriam 
comunicadas ao publico. E mais: "Havera cotidianamente 
um artigo editorial a cerca de assuntos do dia, artigos escri-
tos resumida e claramente, de sorte que preencham com exa-

(2) A colecao manuseada consta do mesmo volume do Correlo da 
Noite que pertenceu a Martins Junior. D'A Opinlao, porem, s6 existem 
as edigoes de 19-7-1879 a 13-4-1880. As datas correspondentes k fundagao 
e ao illtimo numero foram colhidas nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 

(1) Existem duas colegoes do Correlo da Noite. No primeiro numero 
de uma delas, a incompleta, escreveu Martins Junior, do pr6prio punho, 
ao oferece-la a Biblioteca Publica do Estado: "Nota — fistes jornais (Cor
relo da Noite e Opinlao) mandei-os encadernar para reunir alguns escri-
tos meus ou que se refiram a mim, os quais se achavam espalhados nfiles. 
Da colegao, portanto, so escolhi os numeros em que havia alguma coisa 
minha ou referente a mim". 

Na colegao em aprego, Martins Junior apos sua assinatura, a tinta, 
em diferentes artigos redacionais, assim sabidos de sua autoria. 
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tidao o seu fim: a exposigao verdadeira dos fatos e a sua cri-
tica razoavel e justa. O Correio da Noite dara, alem disso, to-
das as semanas, folhetins literarios, artisticos, de critica, etc., 
na maxima parte originais". 

Seguiu circulagao normal, obediente ao ecletico progra-
ma que se impusera. Bastante noticioso e variado, ate os aniin-
cios t inham, muitas vezes, aspecto de comentario redacional. 
Entre os colaboradores, salientavam-se Silvio Romero, Gaspar 
Regueira, Honorio Monteiro, Ribeixo da Silva, Mariano Au-
gusto e Pepes de Vasconcelos. Martins Junior usava o pseu-
donimo Jiinio na "Cronica da Semana", de temas diversos, 
aos sabados, em rodape. 

O diario, que so nao circulava aos domingos, estabeleceu 
uma enquete litei'aria, com a pergunta: "O que mais doi na 
vida?", oferecendo premio as respostas melhores. Gaspar Re
gueira foi classificado em primeiro lugar, com magnifica oi-
tava em versos decassilabos (em meio a numerosas respostas 
inexpressivas), e o encarregado da segao escreveu, com hu
mor; "O snr. Gaspar pode, pois, vir buscar o seu premio ao 
nosso escritorio, aquele mesmo escritorio em cuja porta, a se-
melhanga do Inferno de Dante, le-se esta frase: — Se nao 
tem neg6cio concernente ao Correio da Noite, nao nos venha 
cacetear". 

A par de outras materias, o vespertino divulgou, em fo-
Ihetim, o romance "O crime do padre Amaro", de Ega de 
Queiroz. Manifestando preferencia pelo Partido Liberal, esta
beleceu polemica politica com O Tempo, orgao conservador, 
e inseria colaboragao de Clovis Bevilaqua, Leovigildo Samuel, 
Belisario Pernambuco, Cabrion, Ovidio Filho, etc. No mes de 
junho comegou a proporcionar assinaturas trimestrais, a 
3$000, por ser muito "penosa a cobranga mensal". Pela pri-
meira vez, estampou, a 8 de julho, a nota: "O Correio da 
Noite aceita publicamente "solicitadas" e anuncios, por pre-
gos mais baratos do que qualquer outro jornal". 

A edigao de 6 de outubro teve a primeira pagina circu-
lada de tarja, com vinheta de tumba, ao alto, ocupando a 
parte restante, em grandes caracteres, os seguintes dizeres: 
"Tributo de pesar a mem6ria do heroi brasileiro Manuel 
Luis Osorio, Marques do Herval. A Patria agradecida". 

Circulou ate o n°. 171, de 19 de outubro, a ultima edigao 
com apenas duas paginas, declarando uma nota redacional 
que o orgao interrompia sua existencia cedendo "a influen-
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cia de motives imperiosos, motives de forga tal que se tornam 
irresistiveis". 

"£ que seus redateres, estudantes, tinham deveres de 
fim de ane a cumprir, para a conquista da laurea de bacha-
rel cm Direito". Alem disso, havia eleigoes a porta e um 
deles, Jose Maria, era candidato a representagao provincial. 
A publicagao seria reencetada algum tempo depois, o que 
nao aconteceu (Bib. Pub. Est.). 

A LIBERDADE — Jomal Politico, Literario, Comercial 
e Agricola. 6rgao do Partido Liberal — Saiu a lume no dia 
l*̂  de outubro de 1879, em formato de 53 X 35, com quatro 
paginas, para circular diariamente, pela manha, menos aos 
domingos e segundas-feiras . Com redagao instalada a rua 
do Imperador n°. 75, 1°. andar, imprimia-se na Tipografia 
Central (1), na parte terrea do mesmo predio e do n.° 73. 
Tabela de assinaturas: ano — 18$000; semestre — 9^000; 
trimestre — 5S000; para fora da capital: 19^000, 10$000 e 
6$000, respectivamente. 

Lia-se no editorial de estreia: "A Liberdade nao tern um 
programa novo; nao exibe uma profissao de fe individual; 
exprime a continuidade de esforgos para a realizagao da liber
dade politica em nosso pais, para a consolidacao do regime 
representative constitucional". 

" . . . representara, pois, o Partido Liberal e defendera as 
suas tradigoes, os seus principles, propagados e defendidos nos 
tempos da eposicao". 

"Sustentando e programa liberal, ampliado segundo o 
trabalho da opiniao publica, ou ajustado as circunstancias 
da ocasiao em sua realizagao sob a forma sensivel da lei, sus-
tentaremes igualmente o Ministerie de 5 de Janeiro e apoia-
remos nesta provincia e seu honrado delegado". 

Finalmente, a par das atividades politicas, dedicar-se-ia 
aos interesses do comercio, da industria e da lavoura e, bem 
assim, a literatura, as artes e a ciencia, alem de proporcionar 
"variadas noticias, nacionais e estrangeiras". 

Sob o titulo "Debates", veio, em seguida, uma segao de-
dicada "a polemica cotidiana, a explicacao dos atos politicos. 

(1) Tipografia nova — dizia o respectivo aniincio — vinha preencher 
"uma lacuna sensivel", pois era dificil obter, "nesta provincia", a impres-
sao de um trabalho que reunisse "as condigoes artisticas das obras estran
geiras". Os proprietaries da "Central", para compensar tais deficiencias, 
proclamaram haver contratado "peritos artistas", mandando vir da Europa 
"tipos e material completamente novos". No fim do mes chegaria uma 
maquina de "sistema aperfeigoado". 
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a defesa dos amigos que injustamente forem censurados". 
Prometia, porem, "manter relacoes de estrita cortesia com os 
adversaries e de extrema moderagao" na maneira de encarar 
e discutir os assuntos. 

O noticiario, seguido, sem epigrafes, trazia o titulo geral: 
"Fatos Diversos". Em baixo da segunda pagina, instalou-se 
o folhetim, com o romance "Madalena", de Jules Sandeau. 
Havia uma scgao de "Finangas e Comercio" e a parte de amin-
cios pouco ultrapassou de uma pagina. Outras segoes: "Atos 
oficiais", "Teatro", "Parlamento", "Mala da Europa", "Mala 
do Norte", "Mala do Sul" e "Transcrigoes". 

Desde o primeiro numero, abria a pagina de frente ligei-
ro manifesto de apresentagao da chapa de candidates a depu-
tagao provincial nas eleigoes de 26 de outubro. 

Apresentando bem elaborados artigos redacionais de pro
paganda dos principios liberals, logo entrou o jornal em pole-
mica com o diario conservador O Tempo, que fazia oposigao 
ao Gabinete Sinimbu. 

A edigao de 19 de outubro (excepcionalmente num do-
mingo) foi exclusivamente dedicada ao falecimento do Barao 
de Vila Bela (Luis Filipe de Sousa Leao), chefe do Partido 
Liberal da provincia de Pernambuco. Ligeiras palavras de en-
comio, em caracteres fortes, mais o emblema funebre, com-
punham a primeira pagina, toda circulada de tarja. A se
gunda so exibiu, no centre, o termo "Saudades", a terceira, 
"Lagrimas", e a quarta, "Recordagae eterna", todas igual-
mente circuladas de tarja. No dia seguinte, as colunas se-
paradas por tarja, vinham editorials, biografia, historia, sau-
dagoes e transcrigoes, tudo a respeito do extinto, ocupando 
tres paginas, lendo-se na quarta, ao centre, unicamente, as 
palavras, em tipos grandes: "Saudades — Lagrimas — Re
cordagae eterna". 

A 30 de dezembro, A Liberdade dediceu editorial a pos
se do novo presidente da provincia, Leurenge Cavalcanti de 
Albuquerque, que recebera o cargo das maos de Adeline 
Antonio de Luna Freire, tecendo, quanto a am.bes, as mais 
lisonjeiras referencias. 

Depeis do numero 64, de 31 de dezembro, so reapareceu 
a 8 de Janeiro de 1880, prosseguindo o debate com O Tempo, 
a desferir ataques a oposigao censervadora e, esporadicamen-
te, ao Jornal do Recife. 

De quando em quando, em meie a materia politica, di-
vulgava alguma produgae peetica, era na segao "Literatura", 
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ora nas "Publicagoes a pedido", se se tratava de nomes na-
nacionais ou regionais. 

Na ocasiao em que o Gabinete Saraiva. de 28 de margo, 
assumiu o poder, emprestou-lhe o jornal todo apoio. Nas 
eleigoes parlamentares em perspectiva, deu mao forte as can-
didaturas de Buarque de Macedo, ministro da Agricultura, e 
de Ulisses Machado Viana. 

A 1 de maio modificava-se o cabegalho, abaixo do qual 
se lia, apenas: "6rgao do Partido Liberal". Nada mais de Li-
teratura, comercio e agricultura... 

Ja perto do fim, sem jamais ter deixado de bater-se com 
O Tempo, entrou A Liberdade em polemica com o orgao da 
dissidencia liberal A Democracia. A 28 de maio escrevia: 

"Os incessantes sofismas e as esdruxulas teorias da Demo
cracia tem-nos feito como que esquecer um pouco as injustas 
e mal aplicadas apreciagoes d'O Tempo". Sucediam-se, sem 
deixar espago para outros comentarios, os artigos, notas e 
sueltos de critica aos dois jornais adversos, todos sempre em 
tom mais ou menos elevado. 

Com o n° 99 (2), ano II, de 29 de maio de 1880, encerrou-
se a existencia do bem redigido jomal (3), que nao chegou 
a ter feigao material lisonjeira, nada obstante o anuncio 
espetacular da Tipografia Central. 

Atraves do manuseio da colegao d'A Liberdade, nao foi 
possivel descobrir-lhe o corpo redacional, que, segundo Alfre
do de Carvalho, era constituido por Ulisses Machado Pereira 
Viana e Domingos Magarinos de Sousa Leao (Bib. Pub. Est.). 

1880 
A DEMOCRACIA — 6rgao do Clube deste nome — Di-

ario matutino, apareceu no cenario da imprensa a 27 de abril 

(2) Nao o n.° 80, como figura nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 

(3) Em sua edigao de 1-6-1880, divulgou o Jornal do Recife: 
"Partido Liberal — Circunstancias de ocasiao nos obrigaram a suspen

der temporariamente a publicagao da Liberdade. Isso, porem, nao quer 
de modo algum dizer que o Partido Liberal fique sem a sua representagao 
na imprensa. Estando parte da redagao ja na Corte do Imperio e devendo 
seguir brevemente outros membros dela, com destino tambem a tomar 
assento no Parlamento, a diregao do Partido tomou esse alvitre sem com-
prometer os seus interesses, a defesa dos seus amigos e do governo. Pode-
mos dizer que a suspensao do jornal equivale a suspensao apenas da sua 
parte noticiosa e transcritiva; a sua parte politica continua a ser susten-
tada diariamente nas colunas do Jomal do Recife, ocupando o espago que 
para isso se tornar precise. A redagao da imprensa liberal continua a 
ouvir seus amigos no mesmo escritorio que ate hoje tern trabalhado". 
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de 1880, em formate de 45 X 30, com quatro paginas de qua-
tro colunas. Redator principal — Antonio Epaminondas de 
Melo, auxiliado, entre outros, por Benjamin Gurgel do Ama-
ral (ate o mes de agosto), Demetrio Simoes e Lopes Machado. 
Impresso em oficinas proprias. Assinatura anual — 6$000, 
acrescidos de ISOOO pr.ra o interior e provincias. 

Assim comegou o editorial de apresentagao: "Tomamos 
posigao no jornalismo diario porque somos liberals e temos 
o dever e o direito de intervir nos negocios publicos. Vivemos 
sob o regime constitucional representative e devemos curvar-
nos ao seu dogma da publicidade, dando conta de todos os 
nossos atos, nossos intuitos, nossas aspiragoes, o que temos 
feito e o que pretendemos fazer. Queremos saber o juizo dos 
contemporaneos e esperamos tambem instruir a posteridade, 
com OS dados necessaries , para que nos faga justiga e pessa 
assinalar-nes a exata responsabilidade que nos toca nos acon-
tecimentes e movimentos peliticos da nossa epoca". 

O articulista historiou a situagao do Partido Liberal, era 
em dissidencia diante do Gabinete Saraiva. A p>esigae d'A De-
mocracia era contra esse Ministerio, que nao dava direito h 
previncia de Pernambuce de ser ouvida nos negocios publi
cos, pois "comegou sua existencia por atos de hostilidade con
tra nos". 

Seguindo sua Jornada, nao circulava aos domingos nem 
as segundas-feiras. Inseria materia corrida, com titulos de uma 
coluna, constituida de editorials, atas de reunioes politicas, 
manifestos e listas eleitorais, debates parlamentares, folhetim, 
a segae "Assuntes diversos", abrangendo noticiario, transcri-
goes e uma parte de anuncios. 

Manteve acesa pelemica, desde e primeire numero, com 
A Liberdade, da facao liberal dos "leoes", a qual deixou de cir
cular em fins de male (1), mas os respectives diretores cen-
tinuaram a defender seus principles atraves da "Coluna Libe
ral" de Jornal do Recife, para isto contratada, nao havendo, 
dessa forma, interrupgae no debate politico, com incursoes 
no terrene pessoal dos centendores da desunida familia liberal. 

(1) Sob o titulo "Passamento", divulgou A Democracta, de 80 de maio 
de 1880, em meio ao noticiario: 

"Faleceu ontem, repentinamente, nesta cidade, de molestia desconhe-
cida, A Liberdade, rapariga de sete meses e alguns dias, solteira, de cor 
dupla, branca e preta, que professava a vida jornalistica. Deixou uma 
filha, pobre, que foi recolhida a oficina do Jomal do Recife, sob o nome 
de Coluna Alugada, e se alimentary com o peciilio constituido por sua 
progenitora. Damos os pesames a seus parentes e amigos". 
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A edigao de 30 de junho teve a primeira pagina circula-
da de tarja, com emblema funebre e uma nota redacional 
ao centre, intitulada "Pernambuco esta de luto", aludindo 
6. hecatombe de Vitoria de Santo Antao, ocorrida tres dias 
antes, quando a policia dissolveu, a bala, uma passeata poli-
tica, matando o Barao de Escada, chefe do Partido Conserva-
dor daquele municipio, e ferindo o "eminente liberal" Ambro-
sio Machado e outros. 

A Democracia atribuiu o mando da "horrorosa carnifici-
na" aos leoes, dedicando mais duas paginas ao noticiario, a 
par de caloroso editorial. Acompanhou, depois, detidamente, o 
desenrolar do inquerito, divulgando todos os depoimentos das 
testemunhas. E iniciou, a 14 de outubro, a insergao de longo 
"Manifesto ao Publico", assinado por Ambrosio Machado, 
apontando as causas e circunstancias da hecatombe e apre-
ciando as "pretensoes oligarquicas da familia Sousa Leao". 

Deu o matutino sua unica edigao de seis paginas a 4 de 
maio, mas fez-se acompanhar, a 6 de junho e a 29 de agosto, 
do "Suplemento da Democracia", com quatro e duas paginas, 
respectivamente, estampando, na integra, discursos do depu-
tado federal Jose Mariano. 

Fez oposicao, desde o principle, ao presidente da pro-
vincia Adeline de Luna Freire e, em seguida, ao seu substitute 
Franklin Doria, que desmentira "o renome de que se havia 
feito preceder" (edigao de 24 de dezembro) quebrando "as 
mais solenes premessas de justiga e imparcialidade". 

Alve das criticas d'A Democracia fei, principalmente, o 
Gabinete Saraiva, sobretude es ministros Dantas e Buarque 
de Macedo. 

Dada a edigao de 24 de dezembro, o jernal foi suspense 
(periedo de descanso), veltande a 11 de Janeiro, para prosse-
guir, firme, na campanha pelitica, ainda enfrentando a 
"Celuna Liberal", o que fez, religiosamentc, a par de algum 
noticiario e matei'ia ineditorial, ate o ultimo dia de sua exis-
tencia, que ocorreu a 5 de novembro de 1881, tendo circulade, 
ao todo, 339 edigoes (Bib. Pub. Est.) . 

1881 

A TRIBUNA — Jornal Politico, Literario e Notieioso 
— Comegou a circular a 8 de outubro de 1881, em formate 
medio, com quatro paginas de cinco colunas. Redagae e escri-
t6rie na Tipografia Central, a rua do Imperader n°. 73, ende 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 6 1 

se imprimia. Tiragem declarada de 2.000 exemplares. Assi-
na tura anual — 5$000 para a cidade e 6$000 para o interior 
e provincias. Prego do exemplar — 40 reis. 

"A Tribuna" defende as ideias conservadoras compati-
veis com o estado atual e progresso da comunhao politica em 
cujo seio vivemos"; "advoga os legitimes interesses do com6r-
cio"; "pleiteara, igualmente, a causa da lavoura", merecen-
do-lhe atengao, do mesmo modo, "o desenvolvimento das artes 
e industrias, das ciencias e das letras", assim como "a classe 
dos artistas, tao util ao pais e infelizmente tao pouco conside-
rada". 

"Para melhor servir a sens assinantes", admitira, "nas 
localidades fora desta capital, pessoas incumbidas de receber 
e transmitir-lhe com brevidade quaisquer comunicagoes, no-
ticias e reclamagoes que, sob o ponto de vista agricola, comer-
cial ou administrativo, sejam de interesse para as mesmas 
localidades ou para a provincia". 

Um segundo artigo redacional da edigao de estreia ocu-
pou-se do tema Eleigao — "farsa representada com mais ou 
menos aparato para fazer sair das urnas nomes que elas es-
pontaneamente e sem fraudes nao dariam jamais". 

A Tribuna comegou como bissemanario, inserindo cer-
ca de duas e meia paginas de materia redacional e o restan-
te de anuncios. A partir de 15 de Janeiro de 1882, mudou de 
feigao, passando a parte de reclames comerciais para a pri-
meira pagina; mas, de quando em quando. voltava a forma 
inicial, colocando o folhetim ora na principal, ora na 
segunda. Manteve segao literaria, sob a direcao de Joao 
Batista Regueira Costa, divulgando trabalhos, em prosa e 
verso, do proprio e de Afonso Olindense, Tobias Barreto, An
tonio Candido, Gongalves Crespo, Melo Morals Filho, Luis 
Guimaraes Junior, Raimundo Correia, Batista de Oliveira, etc. 

O numero de 28 de setembro desse ano foi inteiramente 
dedicado ao transcurso do 11.° aniversario da assinatura da 
lei n.** 2040, do Ventre Livre, estampando as efigies, na pri-
meira pagina, da Princesa Isabel, do Visconde do Rio Bran-
co e de Teodoro Machado, emblema do Imperio e a frase, em 
grandes caracteres: "No Brasil ninguem mais nasce escravo". 
As tres paginas restantes apresentaram-se repletas de artigos 
assinados, a respeito do acontecimento, o primeiro deles por 
Perdigao Malheiros. 

A edigao inicial de 1883, que saiu a 10 de ianeiro, apre-
sentou melhor aspecto material — pagina de quatro colunas 
mais largas (45 x 31), — divulgando a nota a seguir: "A Tri
buna, desempenhando o compromisso que espontaneamen-
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te tomou para com seus assinantes no fim do ano passado, 
comega agora a publicar-se tres vezes por semana". 

No terceiro niimero dessa nova fase (20 de Janeiro) come-
eou a insergao de dois rodapes: "Nogoes de Belas Artes", pelo 
Professor Aires Gama (1), e o folhetim "Lourenco — Cro-
nica Pernambucana", dc Franklin Tavora, que atingiram, 
o primeiro 14 publicagoes e o segundo 44, sendo substituidos, 
respectivamente, pelas "Prelegoes de Historia", de Um Pro
fessor, e pelo romance "A comedia do amor", de Henrique 
Perez Escrich. 

Em edigoes de fevereiro divulgava-se a nota solta a se-
guir: "As pessoas de fora da capital, que pretenderem assinar 
A Tribuna, podem utilizar-se do direito que Ihes confere o 
Regulamento dos Correios do Imperio, aprovado pelo decreto 
n". 3443, remetendo aos srs. agentes apenas o nome, residen-
cia e 6S200, scm mais outra despesa, neir>. incomodo para o 
assinante, em vista do art. 114 das Instrugdes daquele Regu
lamento: 

"Art. 114 — Servirao os agentes de intermcdiarios para 
a assinatura de periodicos, contanto que Ihes seja adianta-
damente paga a importancia das assinaturas em dinheiro, de 
que devem passar recibo, e a comissao de 2% em selos que 
eles devem por no oficio em que, com declaragao do valor 
fizerem remessa desse dinheiro as respectivas Administracoes 
ou as com que estiverem em relacao direta, para que assinem 
OS periodicos ou transmitam a importancia das assinaturas 
a quaisquer outras em cujas cidades eles se publiquem. Os 
recibos das tipografias serao passados aos agentes. As Admi-
nistragoes tomarao nota do niimero de assinaturas perten-
centes a cada Agenda, para fiscalizarem a pontual expedigao 
dos periodicos". 

Circulando normalmente, o bem feito jornal ocupava-se, 
em editorials, dos temas mais diversos, ^obretudo Aboligao, 
Instrugao, Agricultura e Politica Geral, acrescentando cor-
respondencias do Rio de Janeiro, segao de charadas, alguma 
literatura (poesias) e uma "Segao Livre", especializando-se, 
porem, nas notas ligeiras de fatos e acontecimentos curiosos. 

A edigao de 28 de setembro de 1883 teve caiater especial, 
com a primeira pagina circulada de vinhetas, dela constan-
do, em letras garrafais (ao centre, cliche do simbolo da lei) 
o seguinte: "Vinte e oito de setembro de 1871 — Lei n° 2040 

(1) Ja publicado no periodico A Verdade, ns . 18 a 30, de 1872, o 
importante trabalho de Aires de Albuquerque Gama foi enfeixado em 
livro em 1883, reunindo 162 paginas, editado pela Tipografia Central. 
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— Homenagem a gloriosa e imorredoura memoria do Vis-
conde do Rio Branco, no 12°. aniversario da mais humanita-
ria das leis brasileiras". As tres paginas restantes so inse-
riram materia alusiva, principalmente assinada por escrito-
res de nomeada. 

A orientagao conservadora d'A Tribuna nao era sistema-
tica, pois veio a criticar (edigao de 6-11) "o mau regime dos 
partidos e uma erronea concepgao dos seus intuitos". Atacava, 
ao mesmo tempo, a administragao estadual, em face do "ato 
de prepotencia do governo sobre as rendas provinciais (edi
gao de 8-11) e a omissao dos deputados oposicionistas. Depois, 
censurou a diregao do Partido Conservador. no tocante a sua 
atuagao no caso das eleigoes para deputados provinciais, 
assim concluindo o editorial de 6 de dezembro' " . . . andou-se 
as cegas nesta ultima eleigao"; "cumpre organizar uma dire
gao que mais acertadamente cuide dos interesses do partido 
e mais consideragao preste aos correligionarios". 

O n°. 128, de 11 de dezembro, encerrou as atividades do 
periodico, para as ferias do costume, prosseguindo no mesmo 
ritmo em 1884, intensificada, entao, a campanha pro-aboli-
gao da escravatura. 

A partir de 8 de outubro, entrou A Tribuna a circular 
"todos OS dias da semana", com excegao dos domingos e se-
gundas-feiras e dos feriados que ocorressem. 

Nessa terceira fase, quando a primeira pagina voltou a 
colher materia redacional, alterou-se a tabela de assinatu-
ras, sendo cobrados 10$000 pela anuidade e 6$000 por semes-
tre, na cidade; e 12S000 e 7|000, respectivamente, para o in
terior e provincias. 

Na estreia como diario, foi divulgada a 'eguinte nota: 
"A Tribuna, continuando no programa que adotou, t ra tara 
das questoes de mais vital interesse para a provincia e para 
o pais; espccialmente, e de preferencia, daquela que, na atua-
lidade, mais preocupa o espirito publico — a questao servil, 
admitindo nesta parte a colaboragao de escritores filiados a 
quaisqucr partidos, uma vez que sustentem, francamente, as 
ideias abolicionistas". 

Sucederam-se artigos da redagao e transcrigoes sucessi-
vas da imprensa carioca, tudo alusivo a campanha. A edigao 
de 24 de outubro estampou um quadro da populagao escrava 
existente em Pernambuco ate 30 de junho de 1881 (2); e a 

<2) Havia, na epoca, 83.853 escravos na provincia de Pernambuco, 
sendo mais bem servidos os municlpios a seguir: Recife — 11.162; Escada 
— 5.546; Nazare da Mata — 4.833; Jaboatao — 3.972; Cabo — 3.381; 
Goiana — 3.086, Vitoria de Santo Antao — 3.066. 
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de 6 de novembro divulgou a primeira conferencia de Joaquim 
Nabuco, pronunciada no Teatro Santa Isabel, contra a es-
cravidao, ocupando mais de duas paginas. 

Nao terminou a vida d'A Tribuna com o n°. 139 (alias, 
137), de 29 de novembro de 1884, conforme registaram Alfre
do Carvalho e Sebastiao Galvao (3). Prosseguiu a publicacao 
em 1885, tendo voltado, em Janeiro, a sair bissemanalmente, 
cheia de aniincios a primeira pagina. Estampou a nota seguin-
te, ainda inserta no n.° 6, de 14 de fevereiro: "Os assinantes 
que tiverem pago como sendo diaria A Tribuna ficarao com 
direito a mais um ano de assinatura; ou, caso nao queiram, 
serao reembolsados. 

Nao existe nas bibliotecas visitadas, inclusive a Nacional, 
colegao d'A Tribuna correspondente ao ano de 1885, mas 
apenas numeros esporadicos, pelo que e impossivel saber at6 
quando circulou o orgao dito conservador, "principalmente 
redigido por Joao Barbalho Uchoa Cavalcanti e Jose Diniz 
Barreto". Eram encarregados do recebimento de assinaturas: 
Antonio Tavora (no primeiro ano), Joaquim Francisco de 
Sousa Reis e, no fim, Augusto Gomes. Entre os raros cola-
boradores, figurou, na fase diaria, Olimpio Bonald. O ultimo 
comprovante de 1885 encontrado foi o n.° 68, ano V, de 30 
de setembro. 

Datada de 13 de maio (4) de 1888, apareceu uma edigao 
especial d'A Tribuna, dedicada a data e impressa em papel 
fantasia, na Tipografia Economica, obedecendo ao primitivo 
formato. Na primeira pagina, cercada de vinhetas, com es-
cudo do Imperio e cliche da Princesa Isabel, lia-se, em carac-
teres fortes: "Vincula tandem servitu sunt saeva remissa 
— Lei n°. 3353 — Nao ha mais escravos no Brasil —• Home-
nagem aos que se devotaram a exaltagao da patria, traba-
Ihando pela redengao dos cativos". As tres paginas restan-
tes inseriram artigos ou poesias alusivos, da autoria de Joao 
Barbalho, Alvaro Barbalho Junior, Jose Diniz Barreto, Luis 
F. Maciel Pinheiro, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, J. A. Al
meida Cunha, Antonio Nogueira, Samuel Martins, Claudino 
dos Santos e outros (Bib. Pub. Est.) . 

(3) "Anais da Imprensa Peri6dica Pernambucana" e "Dicionario 
CorogrSfico, Historico e Estatistico de Pernambuco". 

(4) Decerto que, embora assim datada, a edigao especial nao circulou 
senao depois de 13 de maio. 
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1882 

GAZETA DE NOTICIAS — Diario vespertino, com re-
dagao e tipografia instaladas a rua do Imperador n°. 39, teve 
seu primeiro numero divulgado a 1 de junho de 1882, obede-
cendo ao formato de 46 X 30, com quatro paginas. Tabela de 
assinaturas: trimestre — 3S000; com portp — 4$000; mes — 
1$000. Numero avulso — 40 reis. Anuncios - 60 reis por 
linha. Publicacoes, sob ajuste. Tiragem" l.EOO exemplares. 
Do corpo redacional e de proprietarios parti cipavam Honorio 
Silva, Joaquim Batist? da Silva Vaz e Julio Falcao, o ultimo 
dos quais nao demorando mais do que um mes 

"Sem largos preambulos", a Gazeta de Noticias apresen-
tou-se "modesta e despretensiosamente ao piiblico leitor, pro-
metendo nao abusar do grande Invento de Guttenberg". 

Frisou 0 articulista que a imprensa pernambucana era 
"uma das mais moralizadas do nosso pais, gracas a indole e 
as tradigoes do nosso povo", acrescentando: "A nossa missao 
e satisfazer uma falta que, ha muito, se fazia sentir na socie-
dade em que vivemos: — a publicagao de ura jornal essen-
cialmente noticioso. Nao temos politica. As colunas do nosso 
jornal estarao sempre abertas a todas as reclamagoes, a 
todas as defesas, aos cidadaos de todos os paitidos, com as 
responsabilidades individuals respectivas". 

Finalmente, discutiria, com isengao, "todas as questoes 
socials"; defenderia "os interesses da Agricultura, do Comer-
cio e das Artes", assim como "a causa popular, a causa da 
justica", mantendo-se na posigao de "imprensa livre, inde-
pendente e noticiosa". 

De feigao modesta, trazia, logo depois do editorial de 
cada dia, a epigrafe "Registo", sob a qual se enfileirava o no-
ticiario ocorrido, entremeado de notas curiosas. Em rodape, 
da segunda pagina, era colocado o folhetim. Havia, tambem, 
uma segao de Literatura, com transcrigoes e trabalhos origi
nals de prosadores e poetas regionais. As "Solicitadas" inclui-
am a segao "Mofina", com diferentes assinaturas. Anuncios: 
em parte da terceira e na quarta pagina. 

Ao completar "60 dias de existencia jornalistica", escre-
veu a Gazeta de Noticias, na edigao de 31 de jullio: "...enten-
demos abstrairmo-nos da politica, uma vez que ela, entre n6s, 
nada exprime de utilidade e e tao somente um balcao onde 
se compra e vende: — brio, dignidade, carater, valor, amor 
patrio, tudo. Se fossemos obrigados a optar por uma bandei-
ra onde devessemos escrever o nosso programa politico, o 
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fariamos, lancando na alvura imaculada do nosso pavilhao 
as seguintes palavras: Amor ao povo, amor a patria". 

A 31 de agosto, a primeira pagina, toda em vinhetas, ho-
menageou a "cantora genial" Gemma Cuniberti, que foi cu-
mulada de saudacoes encomiasticas, subscritas por diferentes 
escritores. 

Somadas 172 edicoes ate 27 de dezembro, comegou 1883 
com numeragao nova, a 3 de Janeiro. 

Entre os colaboradores em prosa contavam-se Anibal 
Falcao, que divulgou a peca "Plastica" (intermezo da trage-
dia de Jacobus), Carlos Falcao, Martins Junior e Jose Gon-
galves Maia, entao plumitivo em literatura, que tambem as-
sinava Goncalves M. ou J. Goncalves. Na segao "Galeria Poe-
tica" apareciam Ribeiro da Silva, Artur Fenelon, Landelino 
Camara, Leovigildo Samuel, Henrique de Azevedo, Ovidio Fi-
Iho, J. Duarte Filho, Oliveira Junior e Claudino dos Santos. 

Apos a edigao de 20 de abril, o vespertino deixou de cir
cular, premido pela ma situagao financeira, so voltando a 15 
de maio, impresso noutra tipografia, a rua de Sao Francisco 
(atual Siqueira Campos), n° 2 - F, onde igualmente foi ins-
talada a redacao, admitindo como cobrador Pedro Ivo Ca-
valcanti. 

Dai por diante nao pode mais a Gazeta de Noticias sair 
diariamente; imprimia-se ora duas, ora tres vezes por sema-
na, apresentando aspecto material pouco lisonjeiro. Os cola
boradores dcsapareceram, dando lugar, apenas, ao estreante 
Mariano de Medeiros. Prosseguiu, entretanto, bem desenvol-
vida, a parte noticiosa, a par de maior vulto de anuncios. 

Que a situacao da folha nao era das melhores prova-o 
a nota a seguir, inserta na edicao de 3 de julho: "A muitos de 
nossos assinantes declaramos que temos resolvido suspender-
Ihes o nosso jornal. fi verdade que temos andado mal, como 
dizem, porem e certo que tem pessimamente procedido 
conosco. Bem veem. . . " 

Tres dias apos, a Gazeta adotou a colocagao de anuncios 
na primeira pagina, passando a materia redacional a ser ini-
ciada na segunda. Nao conseguiu, contndo, manter-se por 
muito tempo, encerrando sua existencia no mes de agosto de 
1883. O ultimo numero da colecao manuseada foi o 108, ano 
II, do dia 16 (1) (Bib. Pub. Est.) 

(1) Segundo Alfredo do Carvalho ("Anais"), a Gazeta de Noticias 
chegou a atingir o n." 113, datado de 25 de agosto. 
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1883 
FOLHA DO NORTE — Surgiu no dia 19 de abril de 1883, 

em formato acima de medio, com quatro paginas a seis colu-
nas de composicao. Redatores — Jose Izidoro Martins Junior, 
Francisco Carneiro Rodrigues Campelo e Francisco Faelante 
da Camara, sendo os dois primeiros tambem diretores-pro-
prietarios. "Escritorio da redacao" e tipografia a rua das La-
ranjeiras (onde hoje se localiza a Avenida Dantas Barreto) 
n° 18. Assinatura trimestral — 4S000, acrescidos de $500 
para fora da capital. Anuncios a 40 reis por linha e 20 reis 
nas repeticoes, cbcdecendo a ajuste previo os contratos por 
mes ou "Solicitadas". 

O primeiro numero, anunciando tiragem de cinco mil 
exemplares, foi distribuido gratuitamente. Abriu o texto um 
"Pequeno Almanak", de mais de uma coluna, seguido do ar-
tigo de fundo, em que se lia: 

"A Folha do Norte vem, resolutamente, as-:'cntar barraca 
no meio do pobre jornalismo pernambucano. A imprensa da 
terra que abra caminho para deixar passar a companheira 
que chega. Ai vai ela. Como todos os mogos, traz na cabega 
a grinalda faiscante das ilusoes e traz o coracao virgem de 
impurezas. O publico estenda-lhe os bracos e afague-a. Con-
tanto que esse afago nao tenha por fim prostituir-lhe a bran-
cura imaculada dos intuitos, buscando fazer dela, ou ver 
nela, um balcao onde se bata a moeda da desvcrgonha. Infe-
lizmente, ja nao sao poucos, no pais, os iornais que se tem 
feito mercados, as consciencias de escritores que se tem 
transformado em tavernas". 

Apos ligeira digressao em torno dos fundamentos do jor
nalismo, adiantou o editorialista: "A Folha do Norte (1) nao 
e, nem sera, orgao de partido, de grupo, de cotterie alguma. 
Nao vem a luz para defender esta ou aquela ideia exclusiva, 
este ou aquele interesse designado. Nao tem compromisso 
com tais e tais corporagoes ou tais e tais individuos; nem pre-
tende fazer propaganda de um certo numero de ideias, assen-
tadas de antemao. E um jornal livre, que pretende dizer a ver-
dade sobre os fatos de ordem piiblica, e ser justo. fi uma fo

ci) No estudo "Um Seculo de Vida Literaria em Pernambuco", inser-
to no "Livro do Nordcstc", edigao do Diario de Pernambuco, 1925, o escri-
tor Franga Percira aludiu a Folha do Norte, "onde a fina flor dos jovens 
intelectuais principiava a ensaiar os altos voos do pensamento, que no 
futuro seriam voos de soberbos condores no Direito, nas Letras, na Crl-
tica e na Filosofia". 
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Iha independente que aspira, principalmente, a quebrar o 
molde enferrujado em que, ate hoje, se tem fundido a maioria 
dos jornais da provincia. Queremos tentar — not, os seus dire-
tores, — a empresa dificil de dar ao publico de nossa terra 
algunia coisa de esquisito, de novo, que o interesse e Ihe agra-
de. Junte-se a isto o proposito que temos de morrer antes do 
que descermos a mercadejar a nossa dignidade de mocos e a 
dignidade que a imprensa deve guardar, — e ter-se-a o nos-
so programa, as promessas unicas que faz a Foiha do Norte. 

"Nao somos, e preciso declara-lo, um cartel de desafio, 
uma luva febril atirada ao lado sul do Impei io. Nao traze-
mos em nossa bagagem o estandarte, alias fulgido, das ideias 
separatistas. Nao. Mas o que e certo, a esse rcspeito, e que 
gemeremos com o Norte todas as suas miserias e desenganos, 
e que, se algum dia, partir da outra banda um grito de ata-
que ou uma brutalidade qualquer, estaremoc do lado dos 
ofendidos". 

Disse, ainda, antes de concluir: "Outra afh-macao que a 
Folha do Norte julga necessario fazer e: — em sua oficina 
nao tera entrada essa coisa nojenta, torpe, a que dao ai o ex-
pressivo nome de testa de ferro. Julga a existencia desse pro-
duto da teratologia jcrnalistica incompativel com a existen
cia de jornalistas moralizados". (2). 

Na abertura da segunda pagina, mencionava-se a seguin-
te lista de colaboradores: Tobias Barreto de Meneses, Anto
nio de Sousa Pinto, Artur Orlando da Silva, Feliciano de Aze-
vedo, Alfredo Falcao, Joao Bandeira, Jose Higino Duarte 
Pereira, Clovis Bevilaqua, Pereira Simoes, Clot^.oaldo de Frei-

(2) Mais de vinte anos depois (setcmbro de 1904), numa apreciagao 
sobre Martins Junior, intitulada "O Jornalista" e divulgada pcla revista 
A Cultura Academica, escrevia Faclantc da Camara, refcrindo-se a Folha 
do Norte: 

"Discutia politica de um ponto de vista superior, sem preocupagoes 
rasteiras de campanario; discrcteava com sisudez sobre a escravidao e as 
finangas; punha o ferro em brasa nas chagas vivas da Monarquia; dcnun-
ciava o analfabetismo e o laissez faire das classes diretoras da sociedade 
brasileira; mas abria valvulas de respiragao aos competentes do todas as 
procedencias, e ria, com o bom riso da saiide, de tudo o que era comico. 
Desde as tragedias ate as pantomimas do governo, tudo passava pelo crisol 
da sua crit ica". 

Noutro topico: "Os moldes velhos do jornalismo foram completamcnte 
alterados naquele jornal . Era o tempo cm que o Diario nao admitiria, por 
interesse algum do mundo, que os garotos o andassem apregoando pelas 
ruas; e quem o quisesse comprar teria de ir ao seu escritorio busca-lo, 
respeitosamente, a 320 reis o numero . 

A Folha do Norte anunciou-se um jornal barato, para todas as classes, 
a 40 reis, como umi prato de sabor predileto a todos os paladares, ofere-
cendo aos seus leitores o maior numero de informagoes uteis, ao inves 
do Diario, que era o orgao do governo e o informante exclusivo das classes 
abastadas, em cujo gremio era recebido de chapeu na mao". 
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tas, Metodio Maranhao, Tomaz Gomes, Pedro Melo Virgilio 
Brigido, Gumercindo Bessa e Alcedo Marrocos. 

Com uma tiragem proclamada de 2.500 exemplares o 
bem feito diario, empreendida a sua Jornada, inseria edi'to-
riais sobre a politica geral ou local, focalizando o abolicio-
nismo ou assuntos economicos, alem de noticiario conciso e 
segoes como "Uma tolice per dia", "A luz da rampa" (teatro), 
"Indiscrigoes" (registc social) e a "Coluna dos Versos", vindo 
do primeiro numero, em rodape, a novela "A.dolaide", de Vir
gilio Brigido. Outro rodape, na segunda pagma, continha 
trabalhos literarios ou nao dos mencionados colaboradores, 
nem. todos. Das quatro paginas, duas armazcnavam anuncios. 

Foram cobradores da empresa, no Recife, Joaquim Leo-
poldo da Silva, Manuel Barbosa e Belmiro Morals, incumben-
cia atribuida, no interior do Estado, aos agentes do Correio, 
de acordo com o Regulamento dos Correio.? do Imperio. 

Sem imiscuir-se em politica partidaria, a Folha do Norte 
polemizou, entretanto, com O Tempo, diario conservador que 
alimentava ideias reacionarias a respeito do abolicionismo. 

Deixou, a partir de 24 de setembro, de ser matutino para 
circular ks 16 horas. Encheu de anuncios a primeira e a quar-
ta paginas, passando a materia redacional para as do centro. 
Entrou a vender-se, nas ruas e em lugares fixos, a 40 reis o 
exemplar. Depois, baixou o prego do trimestre para 3$000 e 
3S500, dentro e fora da cidade, respectivamente, oferecendo 
premios aos assinantes. 

A pagina principal da edigao de 13 de novembro foi de-
dicada ao diretor-redator Martins Junior, que recebera o grau 
de bacharcl, como homenagem dos seus companheiros de 
trabalho. 

Tcndo encerrado o ano o numero de 22 de novembro, 
anunciou que ia entrar em conserto o motor a gas que movia 
a sua maquina de impressao. 

Ao reaparecer, no dia 10 de Janeiro de 1884, escreveu a 
redagao: "... somos abertamente, desassombradamente, re-
publicanos e abolicionistas: republicanos em face do proble-
ma politico que o Brasil, em bem do seu futuro, vai se vendo 
obrigado a resolver; abolicionistas em frente do problema so
cial que, representado na escravidao, se antclha a patria des-
de muito, pedindo uma solugao rapida. Entretanto, a Folha 
do Norte nao e: nem um jornal de exclusiva propaganda a-
bolicionista; nem uma folha de pura doutrinagao republica-
na". 

Mais adiante, prometia: "Na sua besogne, na sua rude 
tarefa deste ano, a Folha do NOrtc vai encarar mais de perto 
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o Comercio e a Industria nacionais, diriamos melhor — pro-
vinciais. E nao so a Industria manufatureira e o Comercio, 
mas tambem a Lavoura — esse departamento especial da 
Industria agricola". 

A materia principal voltou, entao, para a primeira pa-
gina. Esta e a segunda foram dedicadas, a 25 de margo, "Ao 
Ceara — Homenagem da Folha do Norte pela sua libertagao 
total", contendo artigos e poemas alusivos, assinados por Mar
tins Junior, Faelante da Camara, Alfredo Falcao, Artur Or
lando, J . Gongalves Junior, Teotonio Freire e outros (3) . 

Permutou, a 4 de abril, o titulo, de letras goticas, por um 
menor, inexpressive. E prosseguiu na sua trajetoria, defen-
dendo a aboligao da escravatura e criticando as "incoeren-
cias" e "dubiedades" d'O Tempo, ate que encerrou a circula-
gao a 30 de agosto de 1884. 

Em artigo assinado, escreveu Martins Junior, a propo-
sito: "Esta edigao de hoje e a ultima da Folha do Norte. Com 
o presente mimero retiro da circulagao jornalistica este que, 
durante 16 meses, monopolizou quase t6d!j.s as minhas ener-
gias fisicas e morals. E fazendo isso, prescindo de expor ao 
publico OS motivos que determinaram o desaparecimento da 
Folha". 

Noutro topico, frisou: "So desejo acentuar bem o seguin-
te: — Que a Folha do Norte, desde que apareceu ate hoje, foi 
um jornal honesto e franco. Nao pescou nunca em aguas tur-
vas, e e por ainda hoje nao o querer fazer, que morre; que 
este jornal sustentou sempre, conscientemente e por conta 
propria, as doutrinas republicanas e abolicionistas; que foi 
emancipado e do mundo tinha uma concepgao anti-teologi-
ca e anti-metafisica; que nao foi orgao de partido ou de gru-
po algum; que viveu exclusivamente dos seus recursos e dos 
sacrificios dos seus fundadores; que, finalmente, desaparece 
da imprensa levando inteiras e mais arraigadas, se e possivel, 
as suas opinioes, as suas ideias, as suas ever cas filosofico-
sociais". 

Podiam rejubilar-se — acrescentava — os inimigos das 
suas ideias"; o "jornalismo beato e serio"; os conservadores 

(3) Tudo o que a imprensa pernambucana publicou, na faustosa data, 
a respeito da emancipagao da escravatura no territorio cearense, foi enfei-
xado em livro, que tomou o titulo "Pernambuco ao Ceara" e o sub-titulo 
"O dia 25 de margo de 1884". Constituiu um "historico das festas celebradas 
em Pernambuco por ocasiao da redengao da provincia do Ceara", tudo 
coordenado pelo historiador Francisco Augusto Pereira da Costa, tarefa 
da qual o incumbira a Comissao Central Emancipadora do Recife. Edigao 
da Tip . Central, 330 pags. , Recife 1884. 
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e OS liberals; os escravocratas e os negreiros, "esses estou-
rem em grossas gargalhadas matutas", conclulndo: "Conti-
nuarei a lutar, embora em outro terreno". 

Varlas notas, de meia coluna, com diferentes titulos, fo-
ram espalhadas na prlmeira e na segunda paglna, cada uma 
subscrlta pela triade: Martins Junior, Carlos Falcao e Fae-
lantc da Camara. Numa delas — "Os escravocratas" — 11a-
se: "Negros, pequenos, cretlnos, os escravicidas!... Nao se con-
vencem que esta prestes a soar a hora fatal. Querem ser se-
rlos quando sao atrasados e egolstas; querem topetar com as 
nuvens quando tern instintos carnivoros de hiena, rugidos 
cavos de chacais, garras de abutres esfomeados". 

Aflrmaram os tres, noutra nota, que a Folha do Norte 
caiu nobremente: "O seu desapareclmento nao e um crime 
nem uma vergonha, e antes um dever profundissimo. Morre 
como nasceu, alegre e impoluta! Os corvos da difamagao, os 
negreiros, os leiloeiros da patria podem farejar o seu cadaver, 
podem amolar as garras e o bico adunco, que nao hao de en-
contrar pasto para as suas consciencias sujas. Pobre gente!" 

A proposito do pleito eleitoral em expectativa, escreve-
ram, sob o titulo "A proxima eleicao": "... embora todos es
ses aparatos, essas espanholadas que nos todos sabemos o que 
valem, o partido abolicionista tera maioria na Camara, por-
que a ideia venceu, o grito estertorante do cativo alarmou o 
Imperio todo!" 

Nem todos os nomes mencionados no principio foram 
realmente colaboradores do vespertino. Outros, porem, fize-
ram-se presentes, inclusive os poetas Leovigildo Samuel, Jo
se Carlos Junior, Gongalves Crespo, Anisio de Abreu, Carlos 
Porto Carreiro e Higino Cunha. Ocupou a gerencia, por al-
gum tempo, Domingos Carneiro. E, ja no fim, Carlos Falcao 
substituiu Francisco Campelo no corpo redacional. 

Publicaram-se, ao todo, 393 edigoes (F.ib. Pub. Est.). 

O REBATE — Orgao das Ideias RepubMcanas — Apare-
ceu na arena da imprensa a 1.° de maio de 1883, tendo como 
proprietario e redator principal Fortunate Pinheiro e en-
carregado das atividades comerciais Manuel Abrahao de C. 
Benjamin. Impresso na Tip. Mercantil, a rua das Trincheiras 
(onde existe a avenida Dantas Barreto) n°. 50, apresentou-
se em formato de 32 X 22, com quatro paginas a duas colunas 
largas de composigao, para publicar-se semanalmente (1). 

(1) O Rebate esta figurando neste volume porque veio a ter uma 
fase de circulagao diaria. 
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Abaixo do titulo, a divisa: "Odio aos tiranos. Defesa do po-
vo". Um aviso: "O Rebate acha-se a venda no escritorio da 
redagao, a rua Barao do Triunfo (atual do Brum) n.° 84, 2.° 
andar, e na Charutaria do nosso amigo o sm. Pereira, no 
Beco Largo n.^ 1, a 40 reis o exemplar". Assinava-se a 2S000 
por trimestre. 

"No meio dessa corrucao geral que lavra por toda a so-
ciedade brasileira, dessa torrente de desagregagao moral dos 
partidos monarquicos que abriram no pais um caos de pro-
fundo abismo, de espanto e de terror", vinha O Rebate "pug-
nar pelos principios republicanos e demonstrar ao povo o seu 
verdadeiro caminho na senda social". 

Em prosseguimento, rezava o artigo dt apresentagao: 
"fiste estado de coisas nao pode e nem deve continuar. Um po
vo que se deixa suicidar por suas proprias maos e indigno de 
viver no meio das nagoes livres". 

"Tremam e temam-se os tiranos de todos os partidos, 
havemos de arrancar-lhes as mascaras e apresenta-las ao povo 
nas pragas publicas. Acautelem-se os bandidos, os ladroes e 
OS salteadores dos cofres publicos e sugadores do suor do po
vo, que, com o pelo em brasa, havemos de expo-los as iras da 
populagao que sofre Q jugo desses tiranos malvados. Em de
fesa do fraco contra o forte, do oprimido contra o opressor, 
sempre estara em sua frente O Rebate, que nunca se descui-
dara de pugnar pela sua nobre missao. fi este o seu progra-
ma, fazendo um apelo a todos os brasileircs em prol da causa 
que tomamos na imprensa". 

Seguiu-se a publicagao normalmente, abrindo colunas 
ao movimento emancipador da escravatura, cada edigao re-
pleta de comentarios sobre a politica geral e local, batendo-se 
contra a centralizacao do poder, pugnando "pela liberdade, 
igualdade e fraternidade" e terminando com "Diversas noti-
cias" e "A pedidos", em prosa e verso, a^.sinados mediante 
pseudonimos. Nao deixou, tambem, de inserir poesias, quase 
sempre patrioticas, da autoria de Rangel Sobrinho, Mandu 
Neves, Catoie, Ricardo Guimaraes, Dias Barroso, Virgilio Ba-
celar Caneca, Canuto Ramos, Quintino Malta, Caspar A. dos 
Reis, Juvenal Filho, Ribeiro da Silva e Voltaire Junior. 

A edigao de 14 de julho foi dedicada a Republica France-
sa. A partir da seguinte, de n^. 13, o periodico circulou bis-
semanalmente. 

Prometendo defender a causa republ^cana, Fortunato 
Pinheiro candidatou-se a deputado pelo 1°. Distrito, apelan-
do para o eleitorado atraves das colunas do seu jornal, a par
tir do n." 25, de 15 de setembro. No mes imediato, atacava a 
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policia que Ihe proibira discursar em comi'"ios devido a sua 
linguageni por demais exaltada. E, no n^. 36, de 24 de outu-
bro,agradecia, em artigo assinado, aos sete eleitores que Ihe 
sufragaram o nome. 

O jornal combateu, apos, o jogo de a-ar imperante na 
cidade, o que deu lugar a uma agressao ao proprietario e re-
dator principal, fato noticiado na edigao de 14 de novembro. 
No mes de dezembro, cujo ultimo numero do ano, o 53'', foi 
datado de 22, a redagao pedia o pagamento das assinaturas 
atrasadas, em vista das "grandes dificuldades" com que lu-
tava para sustentar a publicagao. 

Circulou a 5 de Janeiro a primeira edigao de 1884, quando 
duplicou de formato (tres colunas largas), passando a sair 
seis vezes por mes. E iniciou o folhetian"Um drama de amor", 
de Xavier de Montepin. Subiu para 200 reis o prego do 
exemplar. 

O Rebate prosseguiu, com sua linguagem candente, ad-
jetivagao exagerada, pregando a implantagao da repiiblica e 
criticando os desacertos do regime monarquico. Chamava 
aos ocupantes do poder "malditos liberals", "patriotas de 
barriga", "siicia de bandalhos", "comendador semvergo-
nha". . . Focalizava as "ruins paixoes" do I'der Jose Maria
no, o qual, no principio, merecera encomior da redagao. 

O n°. 17, de 25 de margo, foi dedicado "a provincia do 
Ceara, pela sua emancipagao geral", exibindo palavras de sau-
dagao, na primeira pagina, encimadas pelas datas: 1817, 1824 
e 25 de marco de 1884. Nas tres outras viam-se trabalhos, 
sobre o evento, de Martins Junior, Claudino dos Santos, Ran-
gel Sobrinho e Claudino de Melo. 

Em continuagao, ocupava-se a folha dos desmandos nas 
repartigoes publicas, sempre mantendo regular noticiario, 
sem anuncios. 

A 5 de maio (n°. 25), substituia-se a linha designativa 
do programa pela seguinte: "6rgao Republicano Federative", 
conservada a divisa inicial, elevando para 3§000 a assina-
tura trimestral. 

Na edigao mencionada, sob o titulo "Guerra a Monar-
quia", divulgou o mote a seguir, que foi glosado sucessiva-
mente: 

"Do Fortunato O Rebate 
:fi do povo o evangelho". 

A 14 de julho ocorreu edigao especial em apoteose ao fei-
to dc 1789, vendo-se na primeira pagina urn soneto em honra 
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aos revolucionarios franceses e, nas seguintes, prosa e verso 
alusivos, com a assinatura de Fortunato, Ricardo Guimaraes, 
Rangel Sobrinho, Araiijo Saldanha e Antonio Coelho Pinhei-
ro. 

Nao media palavras, o ardente periodico, para vituperar 
o erro, quer politico, quer social, quer moral, assim como nao 
tinham medida os elogios aos amigos e correligionarios do re-
dator principal. Em meados do ano, voltava a tecer comenta-
rios favoraveis a Jose Mariano, enquanto deblaterava "contra 
o candidato escravocrata Ambrosio Machado." 

A 10 de setembro, abriu a primeira pagina um aviso, se-
gundo o qual o poeta Ricardo Guimaraes fora despedido da re-
dagao, advertindo aos assinantes que nada pagassem a ele, 
mas so ao funcionario do escritorio ou ao cobrador Belmiro 
Cadaval. A edigao do dia 28, em tipos grandes, prestou "ho-
menagem ao imortal Rio Branco, inspirado autor da lei de 
28-9-1871", e "aos insignes abolicionistas defensores da liber-
dade". 

Ocupou-se, no dia seguinte, da dissolugao de um comlcio, 
espaldeiramento do povo, agressao e prisao de Fortunato Pi-
nheiro, quando este, discursando, exprobrava violencias ante-
riores da policia. Criticou o autor do atentado, subdelegado 
Alcides Barata, chamando-o "beleguim ordinario e safado", 
"o ladrao mais cinico que ja temos conhecido" e outros epite-
tos de tal jaez. A prisao durou pouco, devido a influencia dos 
lideres pollticos Jose Maria e Jose Mariano. 

Escreveu a 5 de outubro: "A nossa sociedade ressentia-se 
de um jornal livre; criamos O Rebate e uma guerra surda tem-
se movido pelos patroes, fidalgos e potentados, com o sinistro 
fim de derruba-lo. Miseraveis, nao conseguirao o seu intento! 
Por toda parte surgem muitos nossos admiradores, per toda 
parte surgem adesoes, e a nossa propaganda e ativa e sem pa-
rar." 

Nesse fim de ano, o periodico fez a propaganda da candi-
datura de Joaquim Nabuco a deputagao e polemizou com 
O Tempo. 

Alem das advertencias anteriores, a edigao de 15 de no-
vembro pediu aos assinantes em atraso que pagassem seus d6-
bitos; porque, de modo contrario, seriam colocados "na lista 
dos velhacos e safados", adiantando: "Quem nao paga a mes-
quinha assinatura de uma gazeta, nao paga a ninguem e e ca-
loteiro de profissao; por conseguinte, fogo neles". 

Terminou o ano o n°. 70, de 20 de dezembro, iniciando 
nova numeragao em 1885. 

Circulando ininterruptamente, O Rebate dedicou o seu n.° 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 7 5 

33, datado de 7 de junho, "Ao dr. Joaquim Nabuco, chefe dos 
abolicionistas brasileiros — Ao eleitorado do 5°. distrito — Ac 
dia 7 de junho de 1885", tudo isto na primeira pagina, circu-
lada de vinhetas, achando-se as restantes repletas de artigos 
e notas sobre a eleigao de Nabuco para o Parlamento, cinco dos 
quais assinados por Fortunato Pinheiro; varios sonetos e 
outras poesias de Gomes de Albuquerque e um acrostico por 
Ulisses Rangel. 

Ao circular o n°. 69, de 15 de dezembro, ja a folha se iirv 
primia na rua das Flores n.° 24, I.'* andar, comegando a 
admitir alguns aniincios. 

No ano seguinte, passou a circular diariamente (2), tor-
nando-se "Orgao Abolicionista e Republicano". O prego da as-
sinatura trimestral foi elevado para 4§000 e o do numero avul-
so reduzido para $60, enquanto a tipografia, propria, se insta-
lava a rua das Laranjeiras (que tambem cedeu lugar a aveni-
da Dantas Barreto), n°. 18. Por outro lado, em vez de tres co-
lunas largas, modificou-as para quatro normals. 

Na edigao de 29 de setembro de 1886 (ano IV, n«. 152), 
provavelmente ultima da fase diaria, dizia um topico, sob o 
titulo "Continua o ataque a imprensa": "Ontem o audacioso 
capanga do sr. dr. chefe de policia, Joaquim Maximiniano Pes-
tana, rasgou, em diversas ruas, nas maos dos nossos vendedo-
res, para mais de cem jornais. E o recurso dos canalhas. A 
nossa edigao e de 2.000 jornais; nao nos fazem falta os que 
o maricas Pestana rompeu. Triste celebridade!" 

Era, naturalmente, uraa consequencia da linguagem 
solta, dos insultos dirigidos as autoridades publicas, do des-
respeito a honra alheia, em que era fertil Fortunato Pinheiro, 
redator unico do desbocado jornal. 

O n°. 156, de 13 de novembro, apresentou o formate redu
zido a metade, transferido o escritorio da redagao para a rua 
de Sao Jorge n° 72, 3° andar, voltando a assinatura trimes
tral a 3$000, mas elevado o prego do numero avulso para $160. 

Declarou a redagao haver sido divulgado tres dias antes 
(10 de novembro) um boletim "analisando a infamia do mal-
vado e perverso Inacio Joaquim de Sousa Leao", que mandara 
quebrar-lhe a tipografia, "por nao exprimir ela bajulagao e 
nem tao pouco aquiescencia aos seus maus atos". Chamou-o 
"salteador de profissao", "energumeno asqueroso", "pustula" 

(2) Nao foi possivel, devido k pobreza das colegoes, averiguar a data 
em que comegou a publicagao diaria . A Biblioteca Publica do Estado s6 
possui colegoes completas correspondentes aos anos de 1883 e 1884. Dal 
por diante, sao fragmentarias . 
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e quejandos adjetivos. Tratava-se do primeiro vice-presidente 
da provincia, em exercicio, cuja administragao, precisamente 
na data mencionada, foi transferida ao presidente Pedro Vi
cente de Azevedo. 

Prosseguindo o comentario, frisou que nao era possivel 
continuar, depois de tantos desmandos, "depois do assalto a 
nossa tipografia, apos o espancamento de que foi vitima o 
nosso amigo principal redator deste jornal e do processo 
contra ele forjado pelo misero capacho do sr. Chefe de Poli-
eia, o efeminado subdelegado Zeca". 

Noutra nota redacional, aduziu: "Estamos resolvidos a 
fazer toda jungao licita com o Partido Liberal, a fim de aju-
da-lo na queda dessa nefasta situagao", acentuando: "esses 
guabirus sao uns assassinos e uns verdadeiros miseraveis", 
"um bando de sicarios". 

No Expediente, explicava-se que o formato era menor por-
que a direcao nao pudera adquirir uma maquina capaz de 
dar conta da missao a que se impos". Fechando a edigao: A 
redagao nao aceita coisa alguma que venha acobertada com 
o anonimato, porque essa arma e a dos covardes e que so 
atacam de emboscada; salvo se deixarem o seu nome nesta 
mesma redagao. Gratuitamente, so aceita o que for de inte-
resse publico". 

Nada obstante as circunstancias e a declaragao em con-
trario, continuou, bissemanalmente, vindo a anunciar a 8 de 
dezembro — n.° 163 — que aumentaria de formato no mes 
seguinte, a fim de "satisfazer as necessidades piiblicas". 

Entretanto, os assinantes nao correspondiam a expecta-
tiva. Pedia-lhes a direcao d'O Rebate que aqueles em atraso 
pagassem logo, frisando: "N6s trabalhamos e temos um pes-
soal de 14 pessoas nas nossas oficinas, e todas trabalham 
para ganhar a vida. Depois, compramos papel, t inta, potassa, 
azeite, etc., e tudo isso nao vem de graga". 

Na edigao em aprego ocorria a 77^ insergao, em folhetim, 
do romance "O matuto", de Franklin Tavora. 

Nao ha vestigio de qualquer edigao de 1887 (3). 
O n°. 7, ano VI, de 25 de fevereiro de 1888, apresentou-se 

em formato grande, de cinco colunas, iniciando, a par da ma
teria de rotina, o folhetim "A Neve (novela microscopica)". 

Circulando semanalmente, a edigao de 19 de maio home-
nageou a aboligao da escravatura, "data gigante, esplendida 

(3) Nesse ano apareceu o seman^rio Anti-Rebate, que circulou de 
julho a novembro, especializado em polemizar com Fortunato Pinheiro 
(Ver "Imprensa Periodica", Vol. VI ) . 
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e gloriosa", divulgando uma "saudagao ao patriotico gabine-
te de 10 de margo" e outras palavras candentes, entusiasti-
cas, na primeira pagina, completando-a, em rodape, o poema 
"Vozes d'Africa", de Castro Alves. A segunda — encimada 
pela manchete "Viva a imprensa livre", seguida dos titulos 
dos diarios da capital — e a terceira inseriram artigos e poe-
mas sobre o feito de 13 de maio, vendo-se na quarta um qua-
dro de honra dos que concorreram para a efetivagao do desi-
derato. 

O n**. 27, de 14 de julho (era, entao, "drgao da Federa-
gao Pernambucana") , dedicou a primeira pagina a data "ce-
lebre e gloriosa da revolugao francesa", com dizeres em ca-
racteres fortes, significando "um preito de honra da redagao 
d o Rebate". 

Com o "escritorio da redagao" localizado a rua do Orien-
te n^. 4, t inha aumentado para 320 reis o numero avulso, man-
tendo, porem, o prego da assinatura trimestral. As tres pagi-
nas restantes da edigao em aprego, sem aniincios, apresen-
taram-se repletas de materia redacional, artigos assinados, 
poesias e Variedades. 

Dos tres trabalhos firmados pelo redator Fortunate Pi-
nheiro, um trazia o titulo "Porque nao sou republicano nes-
ta terra", no qual historiou sua longa atuagao politica, suas 
aspiragoes a prol da causa que abragara, as decepgoes e trai-
goes que sofrera, concluindo: "Com essa gente nao me acom-
panho e os republicanos daqui de nada valem. Sao conser-
vadores com capas de republicanos. Tenho-me definido". 

Nenhuma outra edigao foi encontrada, desde a referida 
(14-7-1888), ate meados de 1889, o que deixa duvidas sobre 
a normalidade da cii'culacao, nesse periodo, do barulhento 
jornal. 

Finalmente, existem fragmentos da edigao de 6 de julho, 
sendo possivcl constatar que a primeira pagina homenagea-
va a memoria de Tobias Barreto. 

Ainda saiu O Rebate a 24 de agosto, outra vez feito 
"6rgao Republicano", encerrando sua existencia com a edi-
cao de 10 de novcmbro de 1889 (4) Bib. Pub. Est. (5) . 

(4) O Rebate foi substituido, trfis dias depois, pelo periodic© A Fede-
ra^ao. 

(5) Do ac^rvo do Arquivo Publico Estadual constam numeros es-
parsos do jo rna l es tudado. 
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1885 

JORNAL DA TARDE — Propriedade de Jose Higmo 
Duarte Pereira, divulgou o primeiro numero a 22 de maio de 
1885, no formato de 45 X 30, quatro pagmas de cmco coiu-
nas, tendo a tipografia e "escritorio da redacao mstaiaaos 
k rua das Laranjeiras (hoje inexistente) n°. 18. Cobrava 6WW 
por trimestre, acrescidos de 500 reis para o interior e pro-
vincias, vendendo-se o numero avulso a 40 reis. "As publica-
56es — dizia — serao inseridas na secao "Tribuna do Po-
vo". Esta tribuna e franca a todos que se apresentarem com-
petentemente legalizados. Nao aceitamos testas de ferro nem 
aniincios de escravos fugidos". 

Do artigo de apresentagao, constava: " . . . esta folha se 
destina a advogar, antes de tudo, o bem e interesse gerais, 
analisando os atos governativos e pedindo reformas, atos 
legislatives e executives que venham melhorar o atual estado 
de coisas, na parte que respeita a economia e financas da 
provincia". 

Outros topicos: "Nao somos politicos, nem representa-
mos, na imprensa, partido algum. Isto, porem, nao quer di-
zer que deixaremos de ter ideias, apreciagoes, conceitos e cri-
ticas para os acontecimentos a que, no pais e na provincia, 
der lugar esse jogo de interesse e conveniencias em que se re-
sumem todos os atos do poder publico, entre nos". 

"O Jornal da Tarde se esforgara por ser uma folha larga-
mente noticiosa, e cheia, sobretudo, de informagoes interes-
santes ao comercio, a industria e a agricultura da provincia". 

Concluiu dizendo que, se merecesse o favor publico, 
ofereceria, ao findar o primeiro mes, regalias e vantagens que 
nenhuma outra folha ja oferecera. Uma delas: medico e 
advogado, encarregados de responder as perguntas juridicas 
e sobre Medicina feitas pelos assinantes. 

Servido de uma pagina e meia de aniincios, o Jornal 
da Tarde, circulando todos os dias uteis, inseria substanciosos 
editorials, sobretudo pro-aboligao da escravatura; noticia-
rio, variedades, servigo telegrafico (copiado dos diarios da 
vespera), folhetim, iniciado com "As infamias do confissio-
nario", por F . de Geodeufire; as secoes "Para rir", de 
Tableau; "Dizia-se ontem, em surdina", por Chic-Chic, e cha-
radas, alem de uma parte litcraria, em prosa e verso, na qual 
apareciam nomes como os de Ciridiao Durval Faelante da 
Camara, Artur Fenelon, Valdevino Vanderlei,' Afonso Olin-
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dense, Luis Guimaraes Junior e Alves Mendes. Sobre ques-
toes sociais escrevia Abel Garcia, urn dos redatores. 

Tendo feito a apologia da candidatura de Joaquim Na-
buco a deputagao geral, o Jomal dedicou duas edigoes a vi-
toria eleitoral do famoso homem publico, a primeira a 8 de 
junho, em homenagem "ao eleitorado independente do Quin-
to Distrito, aos abolicionistas sinceros e ao pais", e a segun-
da, no dia 18, "ao Wilberforce brasileiro — dr. J. A. Nabu-
co de Araiijo", ambas tendo a primeira pagina em letras gar-
rafais e o texto repleto de saudagoes, em prosa e verso, assi-
nadas por Fernando de Castro, Figueira-Lima, Eneas Caval-
canti, Martins Junior, Guenes Junior, Alfredo Falcao, Tito 
Livio, Domingos Sousa Leao, Felix Candido, Ciridiao Durval 
(1), Claudino dos Santos e varios outros intelectuais. Alem 
disso, a redacao levou a efeito festividades comemorativas do 
triunfo de Nabuco, com embandeiramento, passeata civica, 
discursos, musica e foguetes (2). 

Nao deixou o bem feito orgao de indispor-se com um co-
lega — O Tempo, que vivia "da desgraga alheia... com amin-
cio de escravo fugido". Era "a pagina negra da imprensa per-
nambucana". 

Apesar da boa disposigao com que se iniciara, apresen-
tando aspecto material agradavel e redigido com apuro, o 
Jornal da Tarde, ao que tudo indica, nao conseguiu impor-se 
ao favor publico, vindo a terminar sua existencia com o nu-
mero 27, datado de 27 de junho (Bib. Pub. Est.) . 

1888 
GAZSTA DA TARDE — Veio a luz no dia 15 de setembro 

de 1888, sob a diregao e propriedade de Abdisio de Vascon-
celos, confeccionada na Tipografia do Comercio, a rua do Im-

(1) Uma quadra solta, do poeta Ciridiao Durval: 

"Sempre vence a Razao, o Justo, o Verdadeiro!. . • 
— Gloria ao Quinto Distrito; e gloria a Pernamtsuco.. 
Parabens, parabens ao Povo Brasileiro! 
Cante a Patria adorada hosanas a NABUCO!!. 

(2) ,^, Narrou o Jomal da Tarde que um Professor prim^rio. jlo^bai ^^ 
de Sao Jose, indignado com as manifestaQoes de "^^"^'J," ^toadas a torto 
Joaquim Nabuco, deu para castigar seus alunos '^"^^^P^^'^uvia o troar de 
e a direito. em sinal de represalia. Assim 6 que, quando ouvia o xroar u 
um foguete, dizia: . 

— Solta foguete, diabo! da ca a mao, menmo. 
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perador n". 43. Abrindo a primeira pagina, so de anuncios, 
lia-se o Expediente a seguir: 

"Folha noticiosa, impressa com excelente material ame-
ricano, em maquina Marinoni. Assina-se a 1$000 por mes pa
ra a capital e 1$200 para o interior e provincias. Colaboragao 
assidua dos mais abalisados escritores em finangas e litera-
tura. Um modico abatimento nos seus anuncios. A redaQao 
reserva para si o direito de apreciar os "comunicados", a fim 
de publica-los ou deixar de faze-lo. Os autografos remetidos 
nao serao devolvidos. A redagao nao tem a minima solidarie-
dade com os artigos insertos nas "Colunas Piiblicas". Toda a 
correspondencia deve ser enderegada a rua do Imperador n°. 
43, onde esta uma pessoa encarregada e com plenos poderes 
para tudo o que disser respeito a folha. Tiragem: 2.000 exem-
plares". 

Do artigo programa, abrindo a segunda pagina, consta-
va: "A nossa divisa e analisar fatos com toda a imparcialida-
de que nos caracteriza, sem jamais ofendermos individuali-
dades. Como o mineiro audaz que desce ate o fundo das mi-
nas em busca de algum tesouro, nos descemos com o escalpe-
lo da analise ate encontrarmos a verdade dos fatos, nua e su
blime. Sem nos cair na viseira, havemos de sustentar a causa 
dos fracos e dos pequenos. 

"fiste jornal nao tem compromissos que o facam calar; e 
muito moco para perverter-se com as imundicies convencio-
nais. Longe de nos a ferrenha discussao da politica de aldeia. 
Quando o Estado tratar de questoes de alta transcendencia, a 
medida de nossas forcas iremos informando o publico do que 
se passar entre os que nos regem. Somos essencialmenfre 
democratas". 

O niimero de estreia, com titulo em bela letra gotica, 
apresentou-se em formato de 38 x 26. Aberta a folha, o 
centro era constituido de pagina unica, deitada. 

Da segunda edicao em diante, porem, saiu a Gazeta com 
quatro paginas uniformes, obedecendo ao formato de 53 X 34, 
a cinco colunas de composigao e excessivas margens em bran-
co. Alem do Expediente, conservado na primeira por algum 
tempo, as paginas externas foram dedicadas a anuncios, 
ficando a materia redacional restrita as do centro. 

Inseria editorials, noticiario ligeiro, correspondencia de 
outros Estados e do estrangeiro, a cronica social "Au jour le 
jour", assinada por Buraotinh; "Garnet mondain", por Petit 
Galant; um pouco de humorismo, telegramas copiados dos 
jornais matutinos, folhetim e a segao "Artes e Letras", 
da qual foram colaboradores Joao de Deus do Rego, J. Gon-
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galves Junior (ou Gregorio Junior), Alfredo Falcao, GoriQal-
ves Crespo, Jose Izidoro Martins Junior, Wenceslau de Quei-
roz, Angelo Tourinho e outros. 

A partir de novembro, a empresa adotou uma tabela es
pecial de anuncios, na seguinte base: 40 reis por linha, bai-
xando ate 20 reis da segunda publicagao em diante; para os 
assinantes: 20 reis ou mediante convenio. Tratava-se com o 
empregado do escritorio Hermogenes Camargo, que, um ano 
depois, era substituido por Anibal Furtado. fiste, por sua vez, 
so durou ate julho de 1890, entrando Luis Viana, o qual per-
maneceu ate 16 de margo de 1892, data em que foi substitui
do por Manuel A. Pinto^ Barbosa. De substituigao em substi-
tuicao, ainda ocuparam o cargo, anos a fora, Armindo Lisboa, 
Manuel Buarque e Artur Vautier. 

Terminando 1888, a Gazeta divulgou, a 31 de dezembro, 
o artigo "O movimento republicano", em que dizia nao ter 
programa politico, mas nao estava isenta de tomar parte nas 
questoes politico-scciais de interesse para a comunidade brasi-
leira. Aludiu, a seguir, a "evolugao acelerada" da ideia repu-
blicana, acreditando na sua vitoria. Entretanto, havia duvi-
da de que os nossos costumes politicos iriam "contrastar-se 
com a indole essencial da Republica", dando lugar a lutas 
para a sua consolidacao. Concluiu dizendo da necessidade de 
evangelizar o povo brasileiro, para que fosse pouco a pouco 
desprendendo os olhos do brilho da Monarquia. 

Iniciando 1889, a empresa ofereceu o premio de um 
relogio de prata ou uma colecao de Julio Verne, ricamente 
encadernada, a quern apresentasse no escritorio, ate o fim 
do semestre, recibo superior a 100$000 de publicacoes feitas 
na Gazeta da Tarde. 

Comecaram a 19 de Janeiro as "Sabatinas", em rodape, 
assinadas por B. de M., iniciais de um dos dois redatores: Joao 
Batista de Medeiros ou Bianor de Medeiros? Ernesto de Vas-
concelos e Artiinio Vieira pertenciam tambem a redagao. 

A primeira pagina da edigao de 23 de fevereiro foi dedi-
cada, com saudacoes cm prosa e verso, a colaboracao espa-
nhola poetisa Encarnacion Canelas y Cruz, que completa-
ra "mais uma primavera", assim terminando a nota princi
pal da redacao: "Enviando-lhe um ramilhete singelo das rosas 
puras da nossa admiragao, auguramos-lhe uma primavera 
eterna de felicidades". , 

A 13 de maio, a primeira pagina, cercada de vinhetas, 
encimada com o emblema da Monarquia, homenageou, em 
tipos fortes, o prirneiro aniversario da extingao da escravatu-
ra, saudando "a patria livre". 
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Comentando, com Isencao de anlmo, os aconteclmentos 
do dla-a-dla, fossem politicos, economicos ou socials, a folha 
manteve, durante o ano, sua neutralldade, admitlndo novos 
colaboradores literarios, tals como: Afonso Olindense, Carlos 
Coelho, S. Cunha Lobo, H. Eugenlo Antunes, Laura da Fon-
seca, Sigismundo Teixelra, Julio Pires, Luis Guimaraes Ju
nior, Spencer Neto, Medeiros e Albuquerque, J. R. S. Duarte, 
Placido de Abreu, Pedro de Assis (tipografo), Gervasio Fio-
ravantl, Teotonio Freire e Franga Pereira, enquanto F. Filho 
fazia comentarios politicos, sob o titulo "Trocos miudos", e 
Joao Paiva escrevia "Pela Semana", aos sabados, abordando 
assuntos gerais. 

Instaurado o regime republicano, a Gazeta da Tarde, de
le adepta, abriu subscrigao, a 25 de novembro, para ocorrer, 
como modesta ajuda, ao pagamento da divida externa do 
Brasil. 

A partir de 29 de Janeiro de 1890, o engenheiro Nasci-
mento Feitosa Filho iniciou uma serie de artigos intitulados 
"Ponte Buarque de Macedo", que ele comecara a construir, 
fazendo criticas ao engenheiro continuador da obra. Prosse-
guiu escrevendo a serie "Conservacao do porto do Recife" e, 
depois, artigos esparsos. Criaram-se, nesse ano, as segoes 
"De folha a folha", comentario ligeiro sobi-e o que escreviam 
OS outros diarios, e "Au tour de tour", cronica assinada por 
Artunio Vieira, sendo outros colaboradores Joao Barreto de 
Meneses, Ribeiro da Silva, Geraldo de Barros, Victor Junior, 
Amancio da Cunha, Gregorio Neto (pseudonimo de Jose de 
Castro); Oswaldo Machado (poesias), Jose Henrique de Sa 
Leitao, Jose de Lima, Clovis Bevilaqua, Faria Neves Sobri-
nho, Felicio Buarque, Gaspar Guimaraes, Olimpio Galvao e 
Pedro Botelho, que divulgava atraentes comentarios, quase 
scmpre poliLlcos, dosados de humor e satira. Como no ano 
anterior, a edigao de 13 de maio de 1890 homenageou a 
redencao dos escravos, enchendo as duas primeiras paginas 
de materia alusiva. Em julho do mesmo ano aumentava-se 
para 1S30C o prego da assinatura mensal. 

Leonidas e Sa, que se mantivera, em setembro, em pole-
mica com Prado Sampaio, cste pelas colunas do Jornal do 
Recife, sobre a personalidade de "Rudolf von Ihering como 
filosoio", assumiu a direcao da Gazeta a 1 de outubro, pas-
sando Abdisio de Vasconcelos a figurar unicamente como 
proprictario, continuando aquele a assinar artigos literarios, 
ate 26 de fevereiro do ano seguinte, quando, apos tao curto 
periodo, deixou o cargo. 
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Ao anunciar a entrada de 1891 "entre risos e festas", di-
vulgou a folha, em sua edicao de 2 de Janeiro: "As publica-
Qoes particulares subirao um pouquinho de prego, natural-
mente, visto como comega a ser aumentado de hoje o salario 
dos empregados de nossas oficinas. O publico conhece a men-
sagem que a distinta Associacao Tipografica dirigiu-nos e que 
nos prometemos cumprir a sua primeira parte — aumento 
de salario". Em conclusao: "O servico maiormente remune-
rado sera trabalhado com mais pontualidade, mais gosto, 
mais arte e mais nitidez". "A vantagem sera do publico, que 
pagara melhor e sera mais bem servido" (1). 

A Gazeta da Tarde exultou, a 19 de Janeiro, em artigo de 
fundo, com o fato dc ter sido banido, na Constituicao a entrar 
em vigor, o anonimato, declarando: "...entre nos vai comegar 
o periodo da responsabilidade, da legalidade. O anonimato 
desapareceu, e temos esperanca de que, com ele, desaparece-
rao a linguagem pouco decente e todos os modos de insultos 
a moral, a sociedade e a personalidade". 

Nesse ano surgiam as "Farpas", por Gil Braz; versos de 
Tome Gibson, e a 23 de junho comecava a insergao do roman
ce de Artunio Vieira, em rodape, "Sua majestade, o Vicio", 
dois anos apos divulgado em livro. 

Modificara-se a orientacao da Gazeta da Tarde, que con-
denou, em editorial de 12 de junho, a nomeagao do Barao de 
Lucena e do Desembargador Correia da Silva para governa-
dor e vice-governador, respectivamente, da provincia. Seis 
dias depois, manifestava-se contra a Constituigao estadual, 
acentuando: "Ontem consumou-se o enorme sacrificio da pa-
tria pernambucana". "Pernambuco passou ao regime da le
galidade, segundo a roda oficial; passou ao dominio de direi-
to daqueles que tripudiam sobre o quase cadaver do Leao 
do Norte! "Comegou o reinado dos que tem, agora, destrui-
do a nossa patria." 

Logo apos, a 1 de julho, o artigo "Vinganga pequenina" 
lamentava a transferencia do major Emidio Dantas Barreto, 
do 2°. Batalhao, estacionado no Recife, para o 35°., no Piaui, 
pura "perseguigao politica dos mandoes", so porque o referi-
do oficial do Exercito era amigo de Martins Junior, acrescen-
tando: "Esta e que e a sua grande falta, este e que e o seu 
grande crime". 

Mais oito dias e Pedro Botelho, que adotara a segao "Por 

(1) Apcsar do que ficou dito, a majoracao do prcgo das publicagoes 
so sc efetivou quinze meses depois. 
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brincadeira", criticava, com doses de ridiculo, a medida do 
chefe de Policia, que proibia "aos vendedores de jornais apre-
goarem as noticias que os jornais trazem". 

Confirmando a mudanga de orientagao, lancou o ves-
pertino, na edigao de 23 de julho, incisivo editorial, para de-
clarar-se francamente oposicionista, pertencendo, por isto, a 
"imprensa seria de Pernambuco". 

"Nunca defendeu administracoes mas; nunca endeusou 
governo algum"; sempre "livre nas suas apreciagoes", mante-
ve-se neutro ate "a queda do Partido Republicano, pela as-
censao ao poder do sr. Henrique de Lucena", o que Ihe cau-
sou profundo desgosto, logo transformado em franca oposi-
gao, inclusive "ao seu preposto Correia da Silva, como gover-
nador desta infeliz terra". "Abandonamos, pois, a neutrali-
dade em que ate entao viviamos, para, conscientemente, com-
bater de viseira descoberta, sem tergiversacoes nem subterfii-
gios, esta situagao politica. Combater este governo de com-
padres e ser duas vezes benemerito da patria; e uma gloria, 
nos queremo-la, e nos reclamamo-la". 

Ao mesmo tempo, atacava o governo do marechal Deodo
ro e a "farsa republicana", assim continuando ate a ocorren-
cia do golpe de Estado que dissolveu o Congresso nacional. 

"Foi um crime" — escreveu a Gazeta, a 5 de novembro; 
mas, ja no dia 7 divulgava a nota a seguir: "Em face do ma
nifesto do General Deodoro, que se acha no dominio do povo, 
pela publicagao feita nos jornais da manha; e mesmo em obe-
diencia a motivos intimos que nos fazem respeitar a nova si-
tuagao poliltica do Brasil, temos resolvido, como acertado e 
prudente, nao nos ocuparmos, presentemente, com a politi
ca, porque compreendemos que nao ha gloria em um sacri-
ficio que nao aproveita a ccmunidade. As nossas convicoes, 
porem, permaneccm inalteraveis, mesmo na nova posigao que 
tomamos, ate que a face geral das coisas, mudando, como 
promcte o General em seu manifesto, anuncie uma verda-
deira aurora de felicidadcs para a nossa cara patria, digna 
por certo de todos os melhoramentos". 

Verificado o contra-golpe do General Floriano Peixoto, 
comentou o vespertine, a 25 de novembro: 

"O ceu da patria, que ameacava borrasca, comega a sere-
nar; fogem, celercs, as nuvens chumbadas; surgem raios de 
luz novos e frescos; a cupola retoma o azul puro dos ceus tro
picals". 

Depois, a 19 de dezembro, saudava a Junta Governativa 
de Pernambuco, a qual cumpria "estabelecer o regime da 11-
berdade, da ordem e do progresso." 
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Nesse ano, a Gazeta adotara a segao "Recados", em que 
dava ciencia aos plumitivos do recebimento de sua's produ-
Qoes literarias (2), criticando-as para efeito de publicagao 
ou "cesta". 

Ja a 8 de julho tinha abandonado suas fungSes o repor
ter Manuel T. de Araujo Saldanha. Novos colaboradores vi-
nham divulgando trabalhos literarios, como Martins Sobri-
nho, Carmen Freire (Baronesa de Mamanguape), Manuel 
Arao, D. Geofre Tenorio (pseudonimo de Paulo de Arruda), 
Placido Serrano, Eurico Vitruvio, Cordelia Silva (como se o-
cultava, em boas cronicas, Julio Pires Ferreira) e outros. A 
22 de Janeiro de 1892 iniciava Artunio Vieira a divulgagao 
do seu segundo romance: "Tempestade de um lar". 

Tendo assumido posigao de defesa do governo estadual, 
a Gazeta entrara em choque com os jornais oposicionistas, 
especialmente o Estado de Pernambuco, os quais nao mediam 
palavras ao criticar a administragao da Junta. E esta empre-
endeu drasticas providencias contra o que considerava abu
se da liberdade de imprensa. Entao, a Gazeta, antes militan-
te da oposigao, achava, em sua edigao de 23 de fevereiro, que 
ja vinha tardando "uma medida que cortasse a UceriQa de 
que se possuiu uma parte da imprensa pernambucana". Fez 
o editorialista uma demonstragao de sua atitude anterior, 
no tocante a politica partidaria, quando passara da neutra-
lidade para a oposigao, frisando: 

"...fomos levados as barras da policia, tentaram amor-
dagar-nos, e depois assassinaram-nos, pelo simples fato de, 
usando da liberdade de imprensa, fazermos oposigao franca, 
leal, de viseira descoberta, ao governo". Enquanto isto ocor-
ria, "a imprensa desses maus pernambucanos estava muda, 
quieta". Depois, mudaram-se as posigoes e os jornais inimi-
gos do governo chegaram ao "ponto de insultar pessoalmente 
a primeira autoridade policial do Estado; e o resultado ja o 
publico conhece!" 

Concluiu: "Quando um dia a oposigao for governo, se nos 
procedermos como ela vem procedendo, mande erigir em ca-

(2) A Manuel Arao, nome que se projetaria admir^velmente, foi 
mandado o seguinte "Recado", na Gazeta de 9-10-1891; "Verificamos que o 
trabalho de que nos falou foi recebido e publicado na edigao de 30 do 
mes passado. Foi agora recebido o seu novo trabalho, que esta muito 
Undo". 

No ano em referencia, Manuel Arao ainda se encontrava na sua terra 
de nascimento, Afogados da Ingazeira, onde redigia, desde 1890, o jornal-
zinho manuscrito A Patria. 
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da esquina uma forca, e que o cadaver de cada um de nos 
seja o incremento as liberdades publicas". 

A proposito do prego do exemplar, que era de 40 reis des-
de o primeiro numero, divulgou a Gazeta, a 30 de margo, a 
nota a seguir: "Levados pela alta que tern atingido a todos os 
generos, e agora especialmente o papel destinado a irnpres-
sao, o qual esta custando mais de 50 % do prego que ate bem 
pouco tinha no mercado, somos obrigados a levantar, de ho-
je em diante, o prego de nossa folha para 60 reis, pois so assim 
poderemos fazer face as despesas". 

Pedia boa acolhida e desculpa aos leitores e, noutra no
ta, convidava os devedores a saldarem seus debitos ate o dia 
31, sob pena de a empresa agir judicialmente. Ao mesmo tem
po organizava a seguinte tabela de assinaturas: Para a cida-
de: ano — 14S00O; semestre — 7$500; trimestre — 4$000; 
para o interior: 16$000, 8S500 e 4$500, respectivamente. 

Ao iniciar-sc o mes de maio era a vez dos anuncios, cuja 
tabela foi majorada mediante convengao com os demais ves-
pertinos, "em face do aumento obtido pelos tipografos e da 
alta excessiva do material de impressao", na seguinte base 
por linha: Solicitadas — SI50; anuncios — §080 para os as-
sLnantes e §120 para os nao assinantes; editais e reclamagoes 
— SlOO; avisos (indicacoes uteis) — S200; memorials e leiloes 
— $250. As repetigoes custavam a metade do prego quando 
entre elas nao mediasse espaco supei'ior a dez dias, e nao se 
aceitavam contratos de anuncios inferiores a um trimestre. 

Instalado desde abril o novo Governo do Estado — o 
primeiro sob regime constitucional — vinha a folha manten-
do posigao de expectativa. E a 4 de junho escreveu: "...nossa 
atitude nao e de franca oposigao a administragao do sr. dr. 
Barbosa Lima; absolutamente nao. Apoiamo-lo no que tem 
ela de honesto, de moralizador, de republicano"; ". . .censu-
raremos todos os atos que nos parecerem maus". 

Entretanto, treze dias apos iniciava-se a serie de artigos 
intitulados "Le roi s'amuse", criticando atos da administra
gao estadual; e, no dia 20, um artigo, assinado por C. A. (Cle-
odon de Aquing, um dos redatores), focalizou dislates e erros 
cometidos pelo chefe do governo, ao mesmo tempo que aplau-
dia a atitude do Partido Republicano. 

No mes seguinte, a Gazeta da Tarde tomava novo rumo, 
passando k propriedade de "uma Associagao", constituida 
de membros do Partido Republicano Historico, assumindo 
Martins Junior sua orientagao politica. No artigo de apresen-
tagao dessa nova fase (16 de julho), lia-se, entre outras con-
sideragoes: 
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"Folha popular, folha eminentemente democratica, o 
nosso jornal vai contlnuar a ser um orgao de imprensa des-
tinado a servir ao povo, advogando-lhe os interesses e dou-
trinando-o quanto possivel, a fim de que ele possa bem com-
preender os seus altos direitos e nobres deveres. A obra ence-
tada pelos fundadores desta folha ha de ser levada por dian-
te com esforgo e dedicagao. Mais acentuadamente politica, 
talvez, do que tern sido ate hoje, nem por isso a Gazeta deixa-
ra de ser um jornal como o quiseram e fizeram os seus primi-
tivos proprietaries e redatores: variado, alegre e largamente 
noticioso". 

Tendo Barbosa Lima rompido com o chefe do P. R. H., 
o vespertino tomou, segundo Alfredo de Carvalho (3), "o ca-
rater de franca e veemente oposicao a sua administragao", 
com o que veio a sofrer vexames e diiiculdades. 

A 2 de Janeiro de 1893, publicava a Gazeta uma nota, com 
a assinatura dos entao redatores Argemiro Aroxa, Cleodon 
de Aquino, Manuel Araujo, Virgilio de Sa Pereira e Fernando 
Barroca, na qual se dizia continuar a mesma a sua orien-
tagao politica, esforgando-se por ser cada vez mais noticiosa, 
e prcmetia aumentar o formato, para isto tendo feito "aqui-
sigao de mais abundantes fontes do seu material", de modo a 
tornar-se "uma folha tao completa quanto possivel". 

Adotando desbragada linguagem no campo da oposigao 
sistematica ao governador do Estado, a edigao do dia 4 cha-
mou-o "degenerado, para quem sao poucas todas as maldigoes 
do povo pernambucano". 

Prosseguindo a campanha nesse diapasao, nao tardou o 
primeiro ato de represalia. Assim e que, a 30 de Janeiro o no
vo redator Eurico Vitruvio foi agredido, as 22 1/2 horas, na 
rua Barao de Sao Borja, por um grupo constituido do ajudan-
te de ordens do governador, do seu oficial de gabinete e do 
subdelegado de Santo Amaro, respectivamente, Jose Otoni 
Ribeiro Franco, Artur Machado Freire Pereira da Silva e ca-
pitao Austriclinio Pais Barreto (4), acompanhados de quatro 
pragas de cavalaria. O agredido, que recebeu diversas caceta-
das, apresentando larga brecha no craneo, contusoes e equi-

(3) "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821-1908". 
Sao extraidos dessa obra os poucos dados referentes ao segundo semestre 
de 1892 da Gazeta da Tarde, do qual nao existe nenhum exemplar na cole-
gao da Biblioteca Piiblica do Estado, alias a linica lacuna. 

(4) Segundo o Diario de Pernambuco, que publicara os competentes 
atos do governo do Estado, os tres funcionarios participantes da agressao 
foram demitidos. 
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moses pelo corpo, correu, para nao ser morto, a refugiar-se 
numa residencia familiar. 

Em artigo a respeito, a folha responsabilizou "o individuo 
de nome Alexandre Jose Barbosa Lima, misero, miserrimo go-
vernador de Pernambuco", acrescentando: "Esta redagao, 
saiba-o Barbosa Lima, saibam-no todos os capangas fardados 
ou sem farda de sua politica, continuara a flagelar, impie-
dosa, atrevida e barbaramente, essa administragao perni-
ciosa, indigna, infame, personificada no degenerado psiquico, 
no louco moral que, em palacio, prostitui a Republica e a 
patria". 

Tais conceitos, evidentemente desprimorosos, foram emi-
tidos apos o registo de que os agressores haviam declarado 
que, "se a Gazeta dissesse qualquer coisa sobre o ominoso 
atentado, seriam os seus redatores assassinados" e inutilizada 
a tipografia. 

O vespertine vinha sendo impresso em oficinas prbprias, 
instaladas no Patio do Carmo n" 28, tendo como administra-
dor Julio Hancem (5). 

SegSes haviam sido criadas apos a nova orientagao, todas 
de natureza politica, tais como "Conversa", por Fulano de 
Tal; "As vezes . . .", a cargo de Procopio Tapajos, e "Musa mi-
croscopica", de Juca. Albino Meira entrou a escrever veemen-
tes artigos a proposito da propalada pretensao de Barbosa 
Lima de dissolver o Congresso estadual, concitando o Legisla-
tivo a instaurar processo contra o governador e afasta-lo das 
fungoes, por haver dissolvido, indebitamente, os Conselhos 
Municipals. 

Sucediam-se artigos redacionais de ataque ao govemo, 
em polemica com o Diai'io de Pernambuco e A Provincia, sen-
do especialmente visados os lideres Jos6 Maria de Albuquer
que Melo e Jose Mariano Carneiro da Cunha, alem de Meneses 
Drumond, Manuel Arao e outros lideres ou satelites politi-
cos. Enquanto isto, Fernando Barroca iniciara, a 16 de Janei
ro, a divulgagao, em folhetim, do seu romance "A vitimada", 
e M. A. (Manuel Araujo) produzia a cronica "Aos sabados". 

(5) Artista grafico dos mais conceituados da epoca, Jiilio Hancem 
faleceu a 26 de julho de 1893, merecendo longos necrologios de_ t6da a 
imprensa di^ria do Recife. Precisamente dois meses depois, a Uniao Tipo-
grSfica Pernambucana publicou uma poliantcia em homenagem ao extinto, 
cujo nome Ihe servia de tltulo (Ver "Periodicos do Recife", Vol. VI) . 
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Intensificando-se boatos de que a folha ia suspender sua 
circulagao, o gerente Graciliano Martins divulgou uma nota, 
em que afirmava: "Somente sendo pela gente do sr. Bar-
bosa Lima empastelada a tipografia, suspendera a Gazeta a 
sua publicagao e isto mesmo temporariamente" (6). 

Nas Ineditoriais da edigao de 1 de fevereiro de 1893, o 
jornalista Artiinio Vieira, transferido, como professor pri-
mario, da capital para o interior, e, apos, demitido "a bem 
da moral publica", escreveu longa catilinaria contra Barbosa 
Lima, em que havia o seguinte: "Proponho, em nome da hu-
manidade, que o submetam a uma camisa de forga e levem-
no a Tamarineira". 

Durante o mes de margo, a Gazeta desferiu ataques con
tra o famoso republicano Anibal Falcao. E a 7 de abril abriu 
a primeira coluna da segunda pagina um "aniincio funebre", 
em tipo 10 negrito, entre fios de tarja e uma cruz, sob o ti-
tulo "Aniversario lugubre", com o seguinte texto: 

"Faz hoje um ano que Judas foi eleito Governador de 
Pernambuco. Assassinatos, roubos, depredagoes, traigoes, In-
famias, ilegalidades, cobardias, arbitrariedades, viuvez, or-
fandade, cadaveres nao vingados, crimes nao punidos, mis6-
rias sem nome — eis o que produziu esse ano de vergonha 
e oprobrio para a Republica e de indigencia para a Patria 
Pernambucana condenada fatalmente a bancarrota inevitd-
vel. A figueira, porem, esta proxima". 

Grande espago dedicou, em maio, a suspensao do Gover
nador Barbosa Lima de suas fungoes, decretada pelo Congres-
so estadual, mas... nao cumprida. 

No principio do mes seguinte, deixavam a redagao os 
jornalistas Virgilio de Sa Pereira, Eurico Vitruvio, Cleodon 
Fonseca e Manuel Araujo, sendo substituidos por Jose de 
Amorim e Osvaldo Machado. 

Durante os dias 9, 10 e 11 de junho nao circulou a Ga
zeta, que fora suspensa por ordem do Questor policial Julio 

(6) A Coluna do Partido Republicano, do Jomal do Recife, divulgou, 
a 10-2-1893, o seguinte oficio, dirigido pelo governador ao Questor policial: 
"Havendo a redagao da Gazeta da Tarde dado curso ao boato, que insi-
diosamente se vai alimentando, de estar iminente uma agressao material 
^s oficinas daquele periodico, e conquanto as averiguagoes a que haveis 
procedido provem ser de todo improcedentes tais apreensoes, recomendo-
vos que continueis a manter nas imediagoos do edificio em que estao ins-
taladas aquelas oficinas uma guarda permanente que, ai se conservando 
dia e noite, possa burlar o piano, que esta manifesto por parte dos agentes 
de uma indigna politicagem, de mandar empastelar a tipografia do citado 
jornal, a fim de ciiamar sobre este governo a odiosidade e a geral conde-
nagao'com que a opiniao sensata soi estigmatizar tais atentados". 
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de Melo Filho, sob a acusagao de injuriar, "cotidianamente, 
as autoridades superiores do Estado, pregando a revolugao 
a mao armada", de acordo com o § 3.°, art. 3.° da lei n° 14, 
de novembro de 1891, que conferia o "direito de fiscalizagao 
sobre a imprensa, litografias, publicagao, estampas, cartazes, 
manifestagoes e outros meios de publicidade quando tenham 
por fim, perturbar a ordem publica, excitar odio e paixoes 
populares". 

Reaparecendo no dia 12, continuaram as criticas ao go-
verno. Quatro dias apos, lia-se: "Coube ao sr. Melo a gloria 
imarcessivel de ser o primeiro, neste Estado, a usar de indevi-
das atribuigoes policiais para intimar uma folha a cessar sua 
publicagao, intimando tambem o respective corpo tipogra-
fico a dispersar-se!" (7). 

No dia 15 de setembro de 1893 aumentou para 100 
reis o prego do exemplar do vespertine e este, pouco a pouco, 
foi reduzindo a campanha anti-governamental, ate cessar 
completamente a partir de 9 de novembro, quando o edito-
rialista se ocupava com os acontecimentos do sul do pais, 
apoiando a causa da legalidade na revolta da esquadra che-
fiada por Custodio de Melo, tendo Martins Junior divulgado, 
a respeito, longo manifesto. 

Voltaram a publicar-se, com mais frequencia, sonetos e 
poemas, em que se sobressaiam Teotonio Freire, Franga Pe-
reira, Miguel Barros, Sousa Pinto, Gervasio Fioravanti, Ge-
nerino dos Santos, Ribeiro da Silva, Luis Rosa, Celso Vieira, 
Joao de Deus do Rego, Rene de Vincy, Demostenes de Olinda 
e Virgilio de Sa Pereira. fiste ultimo entrou, novamente, para 
o corpo redacional a 3 de margo de 1894, em substituigao a 
Fernando Barroca, e ocupava a administragao das oficinas 
Antonio Bernardo. 

Em junho do referido ano, a Gazeia iravava polemica 
com o Commercio de Pernambuco, a proposito de etica jor-
nalistica (8). Tendo denunciado, sob o titulo "Enormissimo 

(7) O Governador Barbosa Lima, por ato assinado a 16-6-1893, con-
siderando que a lei n.° 14 carecia de regulamentagao, que "melhor espe-
cifique os casos e determine a forma de intervengao dos poderes publicos 
nos assuntos por ela compreendidos", e que uma fiscalizagao, "exercida 
per forma extrema e vaga", poderia "tornar-se arbitraria e atentat6ria 
da liberdade de imprensa", nomeou uma comissao para apresentar "um 
projeto de regulamentagao da lei de Questura". 

(8) Levada a polemica para o lado jocoso, a Gazeta da Tarde, em sua 
edi?ao de 25-6-1894, divulgou, sob o tftulo "Ao dr. Pereira Junior" (o dire-
tor do Commercio de Pernambuco), o seguinte mote a concurso, com o 
pr§mio de 200 reis ao glosador colocado em primeiro lugar: 

"Quern tern a sorte mesquinha 
Nao pode julgar a minha". 
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escandalo", a injusta demissao do promoter publico de Taca-
ratu, a edigao de 25 do referido mes foi em parte rasgada, por 
policiais, sendo presos alguns gazeteiros. Reativou-se, assim, 
a campanha contra o Governador Barbosa Lima e, apo's a edi-
gao de 28 de julho, a folha ficou suspensa, devido a prisao de 
alguns redatores e a ameaga de empastelamento, tendo sido 
colocados nas imediagoes do predio da tipografia dezenas de 
policiais e capangas do governo. 

Reapareceu a 8 de agosto — 1894 — continuando as 
segoes de satira politica "Cascas de Nozes", de Rui; "Uma por 
dia" e "Pedacinhos", de Minimus. Todos os movimentos do 
orientador, Martins Junior, eram divulgados, bem como os 
seus discursos parlamentares, alem de artigos em sua defe-
sa contra ataques do Diario de Pernambuco. A 9 de outubro 
a Gazeta mudava a letra gotica do titulo, passando a adotar 
caracteres negros, altos, ocupando toda a largura da p^gina. 

Enquanto isto, mantinha-se a campanha contra a admi-
nistragao estadual e nao t inham tregua as ameagas de 
represalia, partidas de elementos situacionistas (9), ameagas 
cuja execugao logo mais t inha curso. 

Aconteceu que a segao humoristica "Uma por dia", do 
vespertino, estampou, na edicao de 28 de novembro, uma qua
dra sem assinatura (10), na qual os circulos oficiais descobri-
ram "alusoes insultuosas" a familia do Governador do Estado. 
Atribuida a autoria dos versos ao redator-chefe Argemiro A-
roxa, foi este preso e conduzido ao palacio da atual praga da 
Republica onde, insultado e injuriado pelo proprio Barbosa 
Lima (11), se viu obrigado a engolir, em forma de pilula, o 

(9) Como prenuncio da borrasca, o Diario de Pernambuco (edigao de 
8 de novembro de 1894) publicara, nas "Solicitadas", o bilhete a seguir: 
"Srs . redatores da Gazeta da Tarde: Intimo-os para que botem as Imguas 
no saco e escrevam em linguagem menos ofensiva os seus artigos, SOD 
pena de faze-los calar e ternamente — Caserio Santos, anarquista . 

(10) Foi a seguinte a quadra incriminada: 
"Mesmo de um privado gabinete 

ser-se oficial e grande cousa; 
em nao sendo, meu Deus, tao boas canjas 
como o Guimaraes, gozar quern ousa? 

(11) Insinuou, dias depois, o Commercio de Pernambuco que Arge
miro Aroxa chegou a ser esmurrado pelo governador. „o,.oiintn<i 

O que houve, realmente, foi o seguinte, conforme o auto de perguniaa 
a que a vitima foi submetida perante o Juizo do 2.° Distnto Municipal no 
dia 30 de novembro: Chamando-o de patife e canalha, Barbosa L'f^a orae-
nou a Argemiro que lesse os versos. Feita a leitura, o goy;e';!?^°°'^.r?fi=,f": 
ecu o exemplar da Gazeta e disse-lhe: - "Engula, canalha! P f ° t f^^" ° 
jornalista, declarando que aquilo era uma violencia indigna aa P " ^ e i r a 
autoridade de um Estado. S. Exa. tirou o revolver do bolso e, rasganao 
o pedago do jornal em que estavam impressos os quatro maus aecassua-
bos, gritou para a equipe que o cercava: - "A postos! . Imediatamente. 
atiraram-se a ele, Argemiro, os doutores Julio de Melo e Pedro Pernam-
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pedago de papel em que se achava impresso o insulto (12). 
Ainda por cima, prenderam-no, no quartel da cavalaria, ate 
o dia seguinte, em cuja madrugada os "paus mandados" do 
governo empastelaram a tipografia do jornal, que ficou pri-
vado de circular (13). 

Mais de um mes decorrido, precisamente a 7 de Janeiro 
de 1895, reapareceu o vibrante jornal (14), continuando a 
hostilizar o ja entao denominado "regime da pilula" (15). 

buco, o capitao Raimundo Magno e algumas prapas armadas, segurando-
Ihe OS bragos e o pescogo. Enquanto isto, Barbosa Lima, apontando o revol-
ver,colocou-lhe na boca a bola de papel, dizendo: — "Engula, senao, morre, 
seu canalha! Nao diga uma palavi-a!". Feito o que, o ajvidante de ordens 
atirou-lhe em cima um copo de agua. Terminada a cena, ordenou o chefe 
do governo pernambucano: — "Conduza este miseravel para o quartel de 
cavalaria". La foi colocado, numa sala onde nao havia cama nem cadeira; 
la ainda foi insultado pelo capitao Raimundo e IS passou toda a no i t e . . . 

(12) "Decorridos tres decenios, um dia, na Camara, um deputado, 
em tom amistoso, disse-lhe: 

— Mas, Barbosa, voce fazer o Aroxa engulir aquelas pilulas de jornal... 
— Que quer voce? Eu era uma crianga — 27 anos!" (Joao Lima, in 

"Figuras da Republica Velha", pagina 62). 

(13) No dia seguinte, escreveu A Cidade: "A uma hora da manha 
eram presos o diretor das oficinas e um outro empregado da Gazeta da 
Tarde, espancados ambos e, sob ameagas de morte, intimados a fazer en-
trega da chave do predio onde funciona aquele nosso cologa de imprensa. 
De posse da chave, invadiram o predio, e comegou o esbandalhamento da 
tipografia. A primeira vltima foi o relogio, que, a pranchada do sabre, 
susteve o seu movimento e ficou parado em uma hora e 35 minutos: foi 
quando comegou a masorca. Depois . . . maquinas quebradas, caixetas em-
borcadas, cavaletes despedagados, tudo por terra". 

Por sua vez, em comentario posterior, ]& a 30 de dozembro, escreveu 
o Commercio de Pernambuco, na sua segao "Imprensa": "A policia, por 
ordem do ditador, penetrou nas oficinas da Gazeta da Tarde, cortou a 
sabre e machadinha tudo quanto podia ser destruido a lamina cortante de 
ago, quebrou o prelo, apunhalou o rel6gio e transportou para o leito do 
rio Capibaribe os tipos e as caixetas". 

Por consenso previo, os jornais oposicionistas A Provincia e a A Cidade, 
OS neutros Novidades e Commercio de Pernambuco, a Revista Moderna e 
a Revista Contemporanea suspenderam sua circulagao por alguns dias, num 
preito de solidariedade ao orgao desacatado. Todos elcs (os diarios) e 
ainda o Jornal do Recife ocuparam-se do caso em seguidos editorials, ex-
probrando, indignadamente, a agao do "ditador". 

(14) "Ressurgindo a Gazeta da Tarde, ergue-se o mais eloquente 
protesto contra a tirania e bem alto assinala-se que o despotismo nao tem 
valor diante da imprensa" (Commercio de Pernambuco, 7-1-1895). 

"Salve! Como a Fenix das suas proprias cinzas, surgiste dos destro-
Qos a que te reduziu a ditadura"; foi assim que A Cidade (9-1-1895) saudou 
a "denodada companheira da Imprensa Pernambucana", em pagina inteira, 
circulada de vinhetas, empregando letras garrafais, para fecha-la com ener-
gico editorial de critics ao governo "empastelador". 

(15) O "regime da pilula" teve seguidores em Fortaleza, no ano de 
1904. Conta Gustavo Barroso ("Liceu do Ceara", 2.° volume das "Mem6-
nas") que Hermenegildo Firmeza escrevera no Unitario, da capital cea-
rense, um artigo que a oficialidade da policia local "julgou ofensivo aos 
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Logo na edigao de estreia da nova fase, a folha divulgou 
violento artigo assinado pelos redatores Argemiro Aroxa, Os-
valdo Machado, Jose de Amorim, Rino Junior, Manuel Araii-
jo e Homem de Siqueira, terminando com a seguinte adver-
tencia: "Saiba, portanto, o ditador que a Gazeta reaparece 
para continuar a ser o que ja foi. Que a destruam os domi-
nadores pela segunda, terceira, por quantas vezes quiserem. 
Ela ressurgira sempre, como hoje, para completar a obra em 
que trabalha, ardorosa e dedicadamente: a grandeza sobe-
rana e a pureza imaculada da Repiiblica e o combate a tira-
nia, em nome dos direitos do povo!" 

Apos o editorial, assinou Argemiro Aroxa uma Declara-
qao Necessaria", a destacar os seguintes topicos: "A posteri-
dade tem de conhecer a negra pagina da vida de um homem 
que, como administrador, calcou desde o direito e a justiga 
ate as leis da hospitalidade, para, dentro de seu palacio, inju-
riar, violentar a um cidadao, constituindo-se, alem de dita
dor, uma fera". 

"Tudo quanto passei na noite de 28 de novembro do ano 
findo, dentro da sala do palacio, as palavras obcenas que me 
foram atiradas, as treze horas de prisao em quarto sem uma 
cadeira para me sentar, com sentinela a vista, como autor 
de um crime, nao foram bastantes ainda para me fazerem ce-
der o meu posto. A terra de Pernambuco esta sendo vilipen-
diada, os seus filhos estao sendo escarnecidos, por toda parte 
OS asseclas de uma feroz ditadura praticam com garbo o cri
me, e esta, por sua vez, dentro do seu palacio, Ihes da ligoes". 

Adquirida a tipografia que pertenceu ao primeiro Esta-
do de Pernambuco, a Gazeta da Tarde ficou instalada, com 
a redagao, na Rua Duque de Caxias n°. 31, prosseguindo vida 
normal. Nova suspensao, de apenas cinco dias, veio a ocor-
rer apos a edigao de 2 de margo, motivada pelos acontecimen-
tos que culminaram com o assassinio de Jose Maria de Albu
querque Melo, diretor d'A Pr*>vincia. 

A edicao de 17 de junho apresentou sua pagina principal, 
a segunda, circulada de tarja, com o seguinte titulo, em 
letras garrafais: "17 de junho de 1895 — Governador do Es-
tado: Capitao Jose Barbosa Lima — Morte da Constituigao 
politica de Pernambuco — Miseria, Luto, Dor". Abaixo dum 

seus brios". Uma tarde, diversos oficiais entraram, enfurecidos, no Cat& 
Java, onde se encontrava aquele jornalista, arrastaram-no para a rua e, 
rcv61veres em punho, fi/jeram-no engulir, sob ameagas de morte, diversas 
"pllulas feitas com pedacinhos de seu art igo". Foram insufladores dessa 
Ignomlnia o tenente-coronel Carneiro da Cunha e o capitao Marcondes 
Ferraz . 
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emblema funebre, vinha o editorial "O festim de Baltazar", 
com alusoes ao "fantasma ensanguentado de Pernambuco", 
ao "Judas", ao "cadaver da democracia", a "justiga compra-
da" e a "imprensa amordagada, mas nao morta". 

Na ultima semana do mes, registou violencias policiais 
contra a imprensa opcsicionista, com exibicao de forca e 
fuga de jornalistas. 

A 1 de julho, as paginas centrals da Gazeta apresenta-
ram tarja entre colunas assim continuando ate o dia 6, sen-
do a segunda dedicada ao falecimento de Floriano Peixoto. 
Alem disso, a empresa expos, na varanda, um retrato do ex-
tinto, cobcrto de crepe, e abriu, no escritorio, um livro de 
condolencias. 

Terminada a fase de luto e sancionada, pelo governa
dor do Estado, uma lei atentatoria a liberdade de imprensa, 
que tomou o numero 140 (16), escreveu o editorialista, no 
dia 8, "A mordaca", em que se lia: "Sob a agao da lei que 
toda a imprensa julgou inconstitucional, por ocasiao de sua 
elaboragao, a mordaca que nos impuseram proibe-nos de 
falar com a linguagem verdadeiramente reveladora dos nos-
sos sentimentos, ante os desmandos, as arbitrariedades, as 
violencias e as imoralidades que a todo o povo infelicitam. 
Coagidos pelo circulo estrcito e apertado que essa lei dra-
coniana nos dccretou, c nosso pensamento nao pode ser ma-
nifestado com a liberdade que nos garantiram as Constitui-
goes da Uniao e do Estado. Sentimos a indignacao inerente 
aos bons patriotas, mas o carcere, a multa e o fechamento 
de nossas oficinas sao ameacas terriveis contra nos". 

Apos longa serie de conceitos a proposito das restrigoes 
impostas a palavra escrita, assim concluiu: "Mantendo, en-
tretanto, as mesmas crengas politicas e continuando a sen-
tir do mesmo modo pela patria, nos usaremos da mesma lin
guagem patriotica, sem ofender ao pudor das familias e sem 
descer as baixas retaliagoes individuals, na defesa dos sacra-

(16) A prop6sito da lei n " 140, que mereceu acres censuras da Im
prensa carioca, escreveu, dias depois, a Cidade do Rio, entre outras con-
tundentes ap6strofes: 

"Nada escapa k furia inquisitorial do ditador (Barbosa Lima): o livro 
como o folheto, este como o jornal, tudo fica a merce dos promotores e 
Juizes do governador. Ontem, S. Exa. obrigava um jornalista a engolir 
um retalho de jornal, seryindo-se da forga policial para coagi-lo; agora 
6 a imprensa inteira que ele obriga a entalar-se com a rolha monumental 
do seu decreto". Findou apelando para o presidente da Republica: "Aquela 
monstruosidade de Pernambuco deve ser riscada da colegao de leis bra-
sileiras". "O positivismo nao matara a liberdade de imprensa no Brasil; 
o que ele pode fazer, o ridiculo amigo urso, e nos arrastar a anarquia". 
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tissimos direitos de todos os cidadaos e da terra em cuja su-
perflcie fomos avigorados pelo calor e imponencia do sol que 
nos aquece. A mordaga nos deixara, enfim, mugir; e tanto 
basta para que possamos, em linguagem elevada e digna, a-
natematizar os filhos espiirios da gigantesca patria pernam-
bucana". 

De acordo com a lei cm aprego, passou a figurar no Ex-
pediente o nome dos principals redatores, que eram Argemi-
ro Alves Aroxa e Euclides Bernardo Quinteiro, uma vez que 
Osvaldo Machado ja se havia afastado. 

A 12 de julho foi agredido, alta noite, o cobrador da em-
presa, Armindo Lisboa. Nas edigoes de 18 e 19, num furo sen-
sacional, toda a segunda pagina foi ocupada por um retrato 
a craion (desenho de Bolgie) de D. Joaquina de Jesus, "des-
cobridora do assassino Angelo Ferreira de Assungao, esquar-
tejador da infeliz Maria Joaquina", crime dos maiores da 
epoca, do qual a Gazeta fez a mais completa cobertura. 

Augusto de Carvalho Aranha, a partir de outubro, tor-
nou-se o mais assiduo eolaborador do vespertine, divulgan-
do trabalhos em prosa e verso, enquanto Virgilio de Sa Perei-
ra, ja residindo no Rio de Janeiro, de la enviou, a comegar 
de 26 dc novembro, a serie de artigos "Politica de Pernam-
buco". Foram outros colaboradores: Ismael (Silva), Carlos 
Porto Carreiro, Caspar Guimaraes, Narciso Flores, com o ro-
dape "Notas da tarde"; Paulo de Alencar, Paulo de Arruda, 
Zalina Rolin, Joao de Deus do Rego, Gongalves Crespo, Ri-
beiro da Silva, Elvira Gama, Olimpio Galvao, Honorio Mon-
teiro e Eustaquio Pereira (Faneca). 

Ao comegar 1896, edigao de 4 de Janeiro, a Gazeta, sob o 
titulo "Mentira", escrevia: "A palavra do sr. Barbosa Lima 
nao tem mais nenhuma cotagao na praga da moralidade. 
Quem faltou ao cumprimento de todas as promessas que 
contraiu ao assumir o governo legal deste Estado, reduziu a 
zero o valor do seu carater". 

Continuou ncsse diapasao, para contestar os termos de 
i.im telegrama do "despota que tem semblante de jesuita", 
a rcspeito das eleicoes realizadas a 7 de dezembro, para gover-
nador do Estado, assim concluindo: "Hoje ha em Pernambu-
00 um verdugo que, prestes a imcrgir-se na obscuridade seu 
nenhum valimento, exclama: — "Verdade, eu te sacrifiquej 
para salvar o meu cadaver politico". 

A proposito da substituigao do Governador Barbosa Li
ma, fez a Gazeta, de 6 de abril, um retrospecto dos atos por 
S. Exa. praticados, frisando, a certa altura: "O que fica, 
pois, dessa caudilhagem que amanha vai terminar? 
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Resta somente urn Tesouro sem dinheiro, um funcionalismo 
sem nada que fazer, tres corpos de policia desnecessarios e 
indisciplinados, a magistratura de trocas, empregados apo-
sentados que acumulam vencimentos, impostos exagerados, 
a dor, o luto e o pranto pelas vidas sacrificadas e pelas des-
gragas que se fizeram" (17). 

No dia seguinte, ligeira nota dava as boas vindas ao novo 
Governador, Joaquim Correia de Araujo, de quern esperava 
"quatro anos de paz, de respeito as leis e aos direitos indivi
duals, de progresso refletido e de economia sabia e produ-
tora". 

Algum tempo antes, vinha o vespertino mantendo polfi-
mica com A Cidade, que passara a apoiar a situagao domi-
nante e veio a ter, apos, o proprio ex-governador Barbosa 
Lima como redator. 

Ja figurando Alfredo Vaz no corpo redacional, a folha 
encerrou as atlvidades do ano a 29 de dezembro, para reapa-
recer a 4 de Janeiro de 1897, modificada. Embora mantendo 
Identico formato, adctou paglnas de seis colunas em vez de 
cinco, anunciando "o mals completo repositorlo de informa-
goes", com aparelho telefonico na redacao e "orlentado sem-
pre pelo ideal republicano". 

Continuava na gerencla, vindo de varios anos, Gracilia-
no Martins. A partir do dia 8, lla-se no Expediente: "A Gaze
ta 6 a folha da tarde que maior circulacao tern em Pernam-
buco". A segao diaria "Monologo", de cronicas politicas, assi-
nadas por Lucas (Argemiro Aroxa), passou a ser inserta aos 
sabados, lendo-se, ainda, producoes de Antonio Bandeira, 
Jose Coelho, Fernando Griz e Eufrosina Mendes Martins. 

Nesse ano voltou Eurico Vitriivio ao corpo redacional, 
no qual foi igualmente admitido Trajano Chacon, e no ano 
seguinte, em Janeiro e abril, respectivamente, dele saiam 
Gervasio Fioravanti e Alfredo Vaz. 

Comegou, em setembro, a propaganda, pelas colunas da 
Gazeta, da candidatura Lauro Sodre a Presidencia da Repii-
blica, em forma, nao so de artigos redacionais, mas de amin-
cios em grandes caracteres, no alto da primeira pagina, o 
que ocorria pela primeira vez na imprensa local. E, no der-

(17) No estudo intitulado "Martins Junior jornalista", escrevcu Fae-
lante da Camara (A Cultura Academica, 22-9-1904), ao referir-se a Gazeta 
da Tarde: "Sao de sua lavra, nesse orgao vespertino, os artigos contra o 
governador Barbosa Lima, publicados depois em folhetos, bem como uns 
outros em defesa de sua coerencia quando acusado por um seu ex-correli-
gionSrio". 
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radeiro mes, entrava o jornal a atacar a administragao de 
Correia de Araujo, ao mesmo tempo em que entrava em pole-
mica progressiva com o Estado de Pernambuco e criticava 
a presidencia de Prudente de Morais. 

A 8 de outubro — 1897 — a Gazeta promovia grande pas-
seata, pelas ruas da cidade, em comemoragao a vitoria das 
forgas legais que combatiam em Canudos, dando cobertura, 
em edi(joes sucessivas, ate o mes seguinte, ao regresso do 14<>. 
Batalhao de Infantaria e do general Artur Oscar, com as 
i-espectivas homenagens. 

Duas paginas da edicao de 24 de novembro, repletas de 
saudacoes assinadas, foram dedicadas ao aniversario natali-
cio do lider Martins Junior, o qual, mais de um ano de-
pois, a partir de 9 de Janeiro de 1899 (primeira edigao do a-
no) teve, pela primeira vez, o nome colocado abaixo do cabe 
galho, na qualidade de diretor politico. 

Prosseguiam as criticas ao governo estadual e a chefia 
politica do Conselheiro Rosa e Silva, estabelecendo-se polemi-
ca com o Jornal do Kecife. 

Lucas passou a escrever "Dois dedos de prosa" e vinham 
publicando poesias Antonio Batista Pereira, Venceslau de 
Queiroz, Henrique Soldo, Manuel Duarte, Luis Guimaraes Ju
nior, Raimundo Correia, Aristeu de Andrade, B. Lopes, Jos§ 
Oiticica, Segundo Wanderley, Cardoso Junior, Augusto de 
Oliveira e Jose Xavier Coelho, que entrou para o corpo reda-
cional (18). 

As "Cartas de Alagoas", do correspondente em Maceio, 
deram lugar a um processo do governo do vizinho Estado 
contra a Gazeta da Tarde, cuja primeira audiencia se verifi-
cou a 7 de abril de 1899, motivada a demincia pela divulgagao 
de criticas administrativas. O gerente, Graciliano Martins, 
assumiu a responsabilidade da publicagao incriminada, tudo 
terminando com o arquivamento dos autos. 

A 29 de novembro, Argemiro Aroxa afastava-se da reda-
gao, segundo carta a ela dirigida, em consequencia de haver 
abandonado a carreira politica (19). 

(18) O poeta Xavier Coelho era tipografo do Jornal do RMife, que o 
demitiu porque ele entrou para o corpo redacional da Gazeta da l a m e . 

fisse mesmo poeta veio a editar, em junho de 1901, os ,.R'^?"="^°^ '.J^"^ 
foi, segundo o Estado de Pernambuco, o primeiro livro publicado no secuio 
XX, em Pernambuco. 

(19) A Gazeta da Tarde lamentou o fato, declarando, porem, que Arge
miro Aroxa deixara o corpo redacional por nao ter side mcluiao na cnapa 
da Concentragao Republicana, de candidates a deputacao estaaual. 
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NO primeiro numero de 1900, a 3 de Janeiro, escreveu-se 
que a Gazeta deixou de circular na vesper a (o que aconte-
ceu, igualmente, com os demais orgaos da oposigao), devido 
ao apara to policial que envolvera a cidade, em consequencia 
do incendio do Mercado do Derby. Tambem deixou de sair 
entre os dias 11 e 15, devido a consertos na maquina impres-
sora. A 23, deixava Trajano Chacon o corpo redacional. A 27, 
Joao Fernandes iniciava a segao "Sabat ina", dest inada a co-
men ta r assuntos da semana, castigando "aos que er ram", 
quando preciso, "como manda a Santa Madre Igreja". No mes 
de margo surgiram as "Chalagas", de Pio, e, depois, os sone-
tos humoristicos de Pio Piparote (pseudonimo de Artur Be-
nicio de Araujo Lima) ; prosa e verso de Lulu Pil intra ( tra-
vesti de Eurico Vitruvio); "A Granel", cronica de M. D. (Ma
nuel Duar te ) . novo redator, o qual adotaria ainda o pseudo
nimo de Silvio Mura t nas "Vespert inas". Outra secao de 
satiras politicas denominou-se "Motejos", assinada por Man-
duca, sendo novos colaboradores Targino Filho, Paulino de 
Brito, Alfredo de Castro, Alipio Meneses, Antonio Valenga e 
Jose Horacio. 

Sucederam-se, ncsse ano, pequenas segoes de humorismo 
e satira, em prosa e verso, sob pseudonimos diversos, a sa
ber: Seneca, Ladislaii, Jack, Demo, Saltos, Nero Netuno, Te-
rencio, C. Caturr i ta , Li-Fu, Pop, Garoto, Giz, Nepomuceno, 
Tonico, Ze Tra^a, Esteves, Sem e Lulu Peralvilho. E era ad-
mitido, como auxiliar de redagao, o es tudante Laiete Lemos, 
ai iniciando sua vida de imprensa. 

Nao deixou mais a Gazeta de criticar a politica estadual, 
em constante polemica com o Jorna l do Recife. Em novembro, 
o professor Adelino Filho divulgou u m a serie de artigos s6-
bre violencias prat icadas pelo prefeito de Olinda. 

Num balango feito a 2 de Janeiro de 1901, dos atos da ad-
ministragao estadual, duran te o ano t ransa to , escreveu a Ga
zeta da Tardr : "...prova-se, com a forga dos algarismos e a 
verdade indestrutivel das cifras, que o ativo de ijeneficios le-
gados ao Estaclo, pelos detentores do poder publico, represen-
ta apenas um zero, enquanio que o passivo contra o povo re-
presenta enorme soma de calamidades, de extorsoes e vexa-
mes de toda ordem, e que a a tual "dminis t ragao foi comple-
tamente esteril, improficua e danosa". Seguiu-se uma relagao 
dos "fatos". 

Nesse ano surgiram mais colaboradores, como Firmino 
de Figueiredo, Cleomenes Filho, Tito Clero, com a s6rie poli
tica "Carta sem selo"; Bruno Barbosa; Temistocles, com 
"Cobras e lagartos"; Miicio, autor das "Alfinetadas", Jose 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 9 9 

Julio, o das "Vespas"; Tabareo, veisejando os "Moteios"-
Wan, Ulisses, etc. Laiete Lemos entrou a usar, em prosa e 
verso, 0 pseudonimo de Paulo Paraguassu. Manuel Duarte 
escreveu "As quintas". A 11 de julho comegava o folhetim 
"Quo vadis", de Henryck Sienkiewicz. 

Sempre atacando a politica de Rosa e Silva, no decimo 
artigo da serie "Ligeiras consideragoes" (16 de outubro), fri-
sava 0 editorialista: "A orientagao ruinosa que o adesismo 
caricato imprimiu aos negocios politicos do Estado de Per-
nambuco esta levando este infeliz pedago de terra brasilei-
ra ao completo aniquilamento, a completa miseria", acentu-
ando: "A Constituigao tern sido despedagada em seus princl-
pios salutares". 

A edigao de 23 de novembro consagrou a primeira pagl-
na ao aniversario natalicio de Martins Junior, vendo-se o res
pective retrato, ao centre, num bico-de-pena de A. do Amaral. 
Escreveram sobre a data: Pereira Junior, Galdino de Barros, 
Manuel Duarte (poesia), Joao de Deus, Severe de Barros, Al
meida Braga, Martins Soares, etc. (Entao secretario do Inte
rior e Justiga do Estado do Rio, Martins Junior viera ao Re
cife para receber as homenagens programadas). 

Circulou a Gazeta da Tarda ate 31 de dczembro de 1901, 
quando saiu o n°. 293. Entrava em ferias, para voltar a cir-
culacao "quinze dias depois". Nao volteu jamais. 

A partir dos ultimos dois anos, o diretor politico Martins 
Junior era substituido, durante suas ausencias, pelo redator 
Eurico Vitruvio. Permaneceu na gerencia, todo o tempo, Gra-
ciliano Martins, sendo administrador das oficinas Antonio 
Bernardo (Bib. Pub. Est.). 

A CIDADE DO RECIFE — DiarJo da Tarde — Forma
te acima de medio, com quatro paginas a cinco colimas de 
composigao, saiu a Jnme no dia 1 de outubro de 1888, com re-
dagao a rua Barao da Vitoria (atual rua Nova) n°. 14, sendo 
impresso na Tipografia Classica, de S. F. dos Santos, instala-
da a rua do Bom Jesus n.^ 55 — Redator-chefe — Manuel 
Clementine de Oliveira Escorel; gerente — Belmiro Ferreira 
da Fonseca Cadaval. Ccnstavam do Expediente a thagem de 
3 500 exemplares e o prege de 3S000 e 4S000 per assina-
tura semestral, respectivamente, na capital e "no interior e 
provincias". _ 

Apresentou-se o bem feito jornal "com a abnegagao dos 
batalhadores da fe", nutrindo a esperanga "de chegar ao ter-
mino da carreira que encetou, ou sucumbir em meio, com a 
consciencia tranquila, porem, de que nao se chafurdou no 
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lamagal imundo dos ataques pessoais, e de que nao fez da 
clava poderosa de que se armou o pelourinho de reputagoes 
alheias". 

Findou o articulista declarando que discutiria todas as 
questoes que se suscitassem, "com a calma e imparcialidade 
necessarias", sem atencao a que estivesse "somente e somen-
,te desfraldada, aqui ou all, qualquer das bandeiras dos par-
tidos constitucionais". 

O primeiro numero inseriu apreciavel materia, incluin-
do "Revista do Imperio", "Governo do Bispado", folhetim, 
transcrigoes, vasto noticiario, encerrando a terceira pagina 
0 "Salao de joias", servido de sonetos de Auto Pereira e 
Mucio Teixeira. Na quarta, so anuncios (Bib. Pub. Est.). 

Nao obstante haver sido encontrado comprovante, ape-
nas, da edigao de estreia, unico tambem mencionado por 
Alfredo de Carvalho (1), o periodico ilustrado Lanterna 
Magica, de 10 de outubro, registou, na secao "Vista d'olhos", 
ter recebido "alguns numeros, os primeiros unicamente, 
d'A Cidade do Recife". E, no dia 30, aludia ao "desapareci-
mento do simpatico jornal dos srs. Escorel e Castro", acres-
centando que ele "nao podia viver muito, pois desde o nas-
cer que trazia em si o germe do aniquilamento". 

Embora nada adiantassem outros diarios da 6poca, em 
torno da diminuta existencia do contemporaneo, ha na 
Gazeta da Tarde do dia 22, duas referencias a Cidade do 
Recife: uma em editorial e a outra na secao "Favos e Tra-
vos", de Mefistofeles. No dia seguinte, o mesmo diario no-
ticiava: "Cidade do Recife — Consta-nos que suspendeu a 
sua publicagao". 

1889 
JORNAL DO POVO — Publicagao a Tarde - Comegou 

a existir no dia 14 de Janeiro de 1889, em formato medio, 
com quatro paginas de quatro colunas. Corpo redacional 
oculto, aparecia, apenas, no cabegalho, o nome do corres-
pondente no Rio de Janeiro: Luis da Franga e Silva. Cons-
tava do expediente: Assinaturas para a capital: trimestre 
— 2$500; mes — ISOOO; interior e provincias: trimestre — 
4$000, depois reduzido para 3$0C0; numero avulso — 40 r6is. 

(1) "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821-1908" 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 301 

"Anuncios e publicagoes pelo que se convencionar. As pu-
blicagoes de interesse particular que forem aceitas nas agen
d a s poderao ser devolvidas aos seus autores se a redagao 
nao julgar conveniente dar-lhes publicidade". 

Lia-se no editorial de apresentagao: "Queriamos apre-
sen tar um programa; porem eles ja tem caido tanto em 
descredito que julgamos acertado nao faze-lo, nada prome-
termos, e deixar que o nosso procedimento fale mais alto do 
que quantas promessas". 

Mais adiante, frisava o articulista: "O que prometemos 
apenas e apreciarmos os fatos com a mais rigorosa sinceri-
dade e nao descermos, por conveniencia alguma, na apre-
ciagao deles, a atacar individualidades na esfera particular, 
nem consentirmos que, em qualquer de nossas segoes elas 
o sejam. E este o compromisso que, por ora, contraimos para 
com todos". Concluiu saudando a grande e a pequena im-
prensa pernambucana. 

Circulando com certa irregularidade, inseria quase duas 
paginas de anuncios, a par de materia boa e variada, inclu
sive a segao "Bisbilhotices", por Garochinho, e uma parte 
comercial, sendo principal colaborador Fenelon Borba. No 
dia 29 de margo aumentou um pouco o formato. 

A edigao de 13 de maio foi totalmente dedicada ao prl-
meiro aniversario da abolicao da escravatura, tendo a pri-
meira pagina circulada de vinhetas e, em cima, o escudo do 
Brasil, pequenos quadros com as datas 7-11-1831, 24-9-1850, 
29-9-1871 e 13-5-1888 e respectivos significados. Ao centro, 
em tipos maiores, a dedicatoria: "Ao povo — A reconstrugao 
da nacionalidade brasileira — Aos obscuros trabalhadores 
da libertagao da patria". As paginas internas apresentavam, 
a respeito da data, trabalhos, em prosa e verso, da autoria 
de Julio Falcao, Honorio Silva, Maria Amelia de Queiroz, 
Solidonio Leite, Jose de Castro Silva, Mario Chaves, etc. , vin-
do na quarta e ultima, sem mais outra materia, um poema 
patriotico de Claudino dos Santos. 

O Jornal do Povo circulou ate o numero 144, datado de 
20 de julho (Bib. Pub. Est .) (1). 

O FARINHEIRO — Publica^ao de ocasiao — Diario mi-
nusculo, de 22 centimetros de altura por duas colunas de 
composigao, com apenas quatro paginas, apareceu no dia 8 
de abril de 1889, rezando no cabecalho: "Propriedade de uma 
Associagao — Redagao de diversos". 

(1) Colegao desfalcada. 
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O artigo de apresentagao combateu o monopolio da fari-
nha de mandioca, dizendo estar alerta contra "os explorado-
res da miseria piiblica", pronto "para arrancar a mascara 
dos tartufos". E acentuou: "O Farinheiro procurara dizer a 
verdade ao povo, defender os sens interesses nesta questao 
de suma importancia". 

Ao editorial seguiu-se farta versalhada sobre o monop6-
lio da farinha, terminando a edlQao o artigo "Farinha na 
Paraiba", por Zeb. 

Assim, nesse diapasao, prosseguiu a vida, nao tanto nor
mal, do especializado diario mirim, cujo numero 11, ultimo, 
circulou a 24 de abril (1), quase todo de encomios a Araujo 
Gois, que deixara a funcao de presidente da provincia, 
concluindo a edigao com os "Chistes", versos humoristicos 
assinados por Pereira Carneiro (Bib. Pub. E s t . ) . 

O NORTE — Matutino de excelente feigao material, niti-
damente impresso e bem redigido, servido de oficinas pro-
prias, situadas, junto a redagao, no Cais 22 de Novembro 
(atual avenida Martins de Barros) ns. 58-60, comegou a cir
cular a I.'' de junho de 1889, sob a diregao de Luis Ferreira 
Maciel Pinheiro e Jose Izidoro Martins Junior. Sob o titulo, 
de um lado, trazia a divisa: "Nenhum cidadao pode ser obri-
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senao em virtu-
de da lei — Com a sangao penal do art. 180 do Codigo Cri
minal" (Constituicao, art. 179, n° 1). Do outro lado, igual-
mente em tipo miudo: "Todos podem comunicar os seus pen-
samentos por palavras, escritos, e publica-los pela imprensa, 
contanto que hajam de responder pelos abusos que comete-
rem no exercicio deste direito, nos casos e pela forma que a 
lei determinar" (Constituigao, art. 179, n° 4). Expediente: 
"Assinaturas: Na capital, se forem pagas adiantadamente no 
escritorio, a razao de 12$000 por ano. Idem, sendo o paga-
mento obtido mediante cobranga, a razao de 143000 por ano. 
Venda avulsa: na mao dos vendedores e nas agendas — 60 
r6is". 

Em seguida, declarava um "Aviso aos Mutuantes" que 
as apolices emitidas para a fundagao da Gazeta do Recife 
(titulo antes escolhido) seriam substituidas por outras com 
o nome de O Norte. 

Constou do artigo-programa: "Esta folha nao vem cons-

(1) Alfredo de Carvalho, registara, nos "Anais", como ultimo, o n.° 8, 
de 20 de abril; mas Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario", transferiu a 
referida data para 2 9 . . . 
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titulr-se orgao oficial de um partido politico, o que absoluta-
mente nao significa que possa em caso algum defender inte-
resses politicos diversos daqueles a que se acham definitiva-
mente vinculados, pela mais sincera adesao, os seus propri-
etarios e diretores. E menos podera ser orgao de classe algu-
ma. Procurara defender os interesses morals e industrials da 
sociedade, sem preferencia que nao seja determinada pela 
justica da causa; e dada qualquer competencla de interesses 
legitimos, o seu esforco sera em favor do fraco contra o forte, 
do povo pelas suas garantias legals contra a autoridade do 
poder pelo poder. 

"Pora todo o scu empenho em auxiliar a restauracao dos 
direitos individuals garantidos pela Constituigao do Imp6-
rio e confiscados de fato per avisos do governo, portarlas, e-
ditais e ordens verbals da policia. 

"Toda reforma que puder ter a eficacia de elevar o nivel 
da moralidade publica, generalizar a instrugao do povo 
e descentralizar a administracao local, reduzindo a compe
tencla do poder publico central, somente, aos negocios de in-
teresse geral e tornando individual e imediata a responsa-
bilidade dos seus funcionarios, tera a adesao e cooperagao, 
embora nulas, desta folha. 

"No proposito que estamos de defender mais diretamente 
OS interesses das classes artisticas, agricolas, comerciais e 
em geral das industrias licitas, nao nos achamos todavia 
obrigados, jamais, a defcnde-las a todo transe em qualquer 
caso e sem exame — tanto pelo direito como pela iniqui-
dade. 

"Tambem nao temos em vista advogar na imprensa a 
separagao dos dois lados do Brasil; e antes defendera esta 
folha a integridade do territorio nacional. Mas, por mais uni-
dos que se achem o norte e o sul do vasto imperio, por mais 
identificados que possam estar quanto a interesses gerais da 
nagao, e todavia evidente que interesses administrativos e 
industrials acentuam cada vez mais uma divergencia pro
funda, que nao pode mais ser iludida nem disfargada e a que 
seria perigoso desatender, por bem mesmo da unidade poli-
tica. O Norte, pois, tendo em vista a grandeza da patria Inte
gra e forte e a federagao dos estados do Brasil, propugnara 
pelos interesses industrials e administrativos deste lado do 
pais. 

"Se nada conseguir na grande batalha da imprensa li-
vre, ao lado de tantos e valorosos combatentes, entenderemos 
que e tarde demais para a reagao salutar em que pretendia-
mos ter parte, ou muito cedo ainda para a iniciagao de uma 
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era nova. Entenderemos que e forgoso esperar que a dissolu-
gao se complete e que depois de purificada a atmosfera pelo 
fogo de uma grande incendio. . . possa comegar a regene-
ragao da patria". 

Servido de noticiario, alguns telegramas proprios, edi
torials, correspondencla do pais e do estrangeiro, folhetim e 
parte comercial (duas paginas de aniinclos), a folha contou 
mais com a segao "Ao redor dos fatos", destlnada a "procurar 
a nota quase surda dos fatos, buscando neles a face mais 
inesperada e por Isso mesmo mais interessante". Teve uma 
unica segao de versos satirico-humoristicos, "Lira Maligna", 
assinada, a principio, por Gavroche, depois Licinio, Kri-Kri 
e finalmente, Oscar (pseudonimo de Teotonio Freire). "As-
suntos particulares" constituia-se de artiguetes assinados 
pelos leitores. "Pela vizinhanga", a cargo de Robert-Macaire, 
comentava o que diziam os outros jornais. Veio, tambem, a 
"Leitura do Domingo", com transcrigoes e raros versos de Ju
lio Pires, Manuel Cavalcanti de Melo Filho, Zalina Rolin, 
Teofilo Dias, Martins Junior, Fernando Caldeira, Campos 
Porto e Henrique Martins, enquanto as "Ineditoriais" con-
t inham assuntos de redagao, tais como charadas, quadras e 
alguma anedota. Ja a partir de agosto surgiu Paul Janin 
(pseudonimo de Alfredo Falcao) escrevendo a "Croniqueta". 

A edigao de 19 de junho deu grande destaque a chegada 
do grande propagandista republicano Silva Jardim, a cujas 
atividades politicas em Pernambuco foi dada a competente 
cobertura. 

Circulando normalmente, o jornal deixou de aparecer no 
dia 23, mas, para que os leitores nao tivessem prejuizo, foram 
indenizados com uma edigao extra, a 29, segunda-feira, dia 
em que nao circulava devido ao descanso dominical. 

Em artigo de 2 de julho, sob o titulo "Mare montante", 
estranhou o Norte que o movimento republicano, crescente 
e pujante em todo o pais, prometedor e ja alentado nesta pro-
vincia, nao tenha sido ainda objeto de um estudo — simpa-
tlco ou nao — por parte da imprensa pernambucana. En-
tretanto, esse movimento se alarga e se impoe; e a agitagao 
que ele produz tem alguma coisa da profundez solene que se 
nota na voz subterranea dos terremotos". 

Telegramas, a seguir, do interior do Estado, davam con-
ta do entusiasmo com que fora recebido Silva Jardim (1) . 

(1) Escrevendo sobre Martins Junior (A Cultura Academica, 22-9-1904), 
Teotonio Fre i re aludiu a O Norte, ressaltando: 

" . . . neste posto de combate, nao regateou esforeos no duelo t remendo 
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No mes seguinte, Robert-Macaire repelia ataques d'A 
Provincia, censurando-lhe o fato de haver substituido "a 
discussao pelo insulto e pela calunia". 

A proposito das eleigoes para deputados gerais, de 31 de 
agosto, a que nao dera importancia o Partido Conservador, 
que "ja simbolizou a disciplina, a coesao e a intransigencia 
partidarias", partido que se suicidou (artigo de 1.° de setem
bro), escreveu O Norte, no dia 4, que a votagao de 451 sufra-
gios, obtida pelo Partido Republicano, foi "verdadeiramente 
extraordinaria", uma vez que o mesmo partido tinha apenas 
oito meses de existencia. E concluiu: "451 votos republicanos 
sao 451 consciencias honestas e revoltadas que bradam con
tra o odioso regime de privilegio, de opressao e de irrespon-
sabilidade sob que vivemos". 

Alem da propaganda republicana, com a transcrigao, in
clusive, de artigos de Ruy Barbosa, o matutino vinha critl-
cando atos do governo provincial, principalmente no tocan-
te a desmandos policiais. A 15 de setembro a redagao iniciou 
uma serie de artigos intitulados "O caso Crispim", assim re-
sumido: Antonio Crispim, homem do povo, fora preso sem 
nota de culpa, recolhido a Casa de Detengao, coagido a assen-
tar praca no 14.° R . I . e embarcar para Fernando de Noro-
nha. Houve meetings a respeito, organizando-se mesmo um 
movimento de opiniao em torno da violencia, com agoes poli
ciais, motins e ate o assassinio de um dos manifestantes. A 
edigao do dia 20 chegou a atingir dez mil exemplares, tal a 
repercussao do caso, que levou Martins Junior a polemizar, 
em artigos assinados, com Jose Maria, d'A Provincia. 

A edigao de 10 de novembro dedicou a primeira pagina, 
toda circulada de tarja, ao falecimento de Maciel Pinheiro, 
ocorrido na vespera, como "homenagem da folha que ele fun-
dou e engrandeceu pelo seu talento". A segunda pagina trou-
xe o necrologio, seguido de palavras de saudade e culto k me-
moria do extinto. 

Dada a edigao do dia 12, n°. 133, ainda dedicada a mem6-
ria de Maciel Monteiro, resolveu Martins Junior suspender 
o jornal, a fim de consultar os mutuantes da empresa quan-
to a possibilidade ou nao de continuar a publicagao. 

De 18 a 30 de novembro, O Norte circulou dez vezes, em 
forma de Boletim, com duas paginas, uma so impressa, o pri-

e decisive travado com as oligarquias partidarias de Pernambuco. Amea-
gado na sua vida, na expectativa de Ihe ser destruida a tipografia durante 
a estada de Silva Jardim nesta cidade, ele sempre foi o abnegado de todos 
OS instantes, doutrinando pelo escrito, convencendo pela palavra". 
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meiro dos quais divulgou a comunicagao de haver sido pro-
clamada a Republica, assinada pelo diretorio republicano do 
Estado. Todos os demais boletins foram, igualmente, dedica-
dos ao acontecimento, inserindo editorials, saudagoes, tele-
gramas e noticiario das homenagens prestadas aos lideres 
da causa. 

Nao saiu mais O Norte, cujos unicos redatores auxilia-
res, desde sua fundagao, foram Manuel Rodrigeus de Sousa 
Viana, Antonio Guimaraes e Henrique Martins, sendo cola-
boradores especiais Joao de Oliveira e Alfredo Falcao e cobra-
dor de assinaturas Tomaz Marinho (Bib. Pub. e Arq. Pub. 
E s t . ) . 

DIARIO DE NOTICIAS — Vespertino de Sabino Pinho, 
tendo como diretor Joao Batista de Medeiros e redatores Ar-
tur de Albuquerque, J. B. de Albuquerque Sales, Claudino 
dos Santos e Samuel Martins, surgiu no dia 3 de junho de 
1889, com tipografia, escritorio e redagao a rua das Flores 
n°. 3. Formato acima de medio, quatro paginas de cinco co-
lunas, marcava o prego de 1$000 por assinatura mensal, 
acrescidos de $200 para fora da capital. Niimero avulso — 
$040. Anuncios e publicagoes — mediante ajuste. 

"Mais um combatente na liga. Mais um campeao no vas-
to terreno da imprensa" — declarava o editorial de apre-
sentagao, aduzindo, noutro topico: "Nele ou nas suas colu-
nas o povo dessa provincia, qualquer que seja a sua classe, 
vera ressurgir, com toda sinceridade, a magnitude de seus 
lamentos e a expressao fidedigna de suas exigencias bem en-
tendidas; ficara a par de todos os atos do governo, ate onde 
devera cliegar a sua voz; ao mesmo tempo tera conhecimento 
de tudo que melhor possa interessar o seu espirito, com a mai-
or franqueza, com a mais louvavel isengao de animo e com 
o mais vigoroso cunho de verdade". Seria jornal "serio e in-
dependente". 

Uma nota a parte explicava que, "para facilitar aos lei-
tores", a diregao resolvera adotar o sistema dos mais moder-
nos jornais europeus: "colocando a primeira pagina do lado 
aberto da folha, as outras seguem-se-lhe da mesma maneira, 
como se fizessemos do modo geralmente usado; a terceira e 
a quarta paginas ficam no interior do jornal, de sorte que o 
leitor nao tera o trabalho de abri-lo ou desdobra-lo para en-
contrar a segunda, basta voltar a folha". Em resumo: a pri
meira pagina ficava no lugar da quarta, localizando-se a se
gunda no lugar da primeira. 

O diario inovador inseriu, na edigao de estreia, variada 
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materia redacional, interessantes segoes, tais como "Rabisca-
das", por Piperlin, e "Espiritologia", por Zwinglio; folhetim 
e artigos, sendo as paginas centrals de aniincios. 

So foi possivel encontrar dois niimeros do Diario de No-
ticias: o 1.° e o 16.°, que saiu a 21 de junho (1*). Neste se no-
ticiava a posse do presidente da provincia, Augusto de Sousa 
Leao, em substituigao ao Barao de Sousa Leao (Inacio Joa-
quim de ...) cujo governo mereceu encomios da redagao. O 
jornal mostrava-se bastante noticioso e variado, dele se ha-
vendo afastado, a 18 de junho, o redator Claudino dos Santos 
(Bib. Pub. Est.). 

A EPOCHA — 6rgao do Partido Conservador — Saiu 
a lume no dia 8 de agosto de 1889, tendo como redatores Jo-
ao Barbalho Uchoa Cavalcanti, Jose Soriano de Sousa, Feli-
cio Buarque de Macedo e outros (1). Formato pouco acima 
do medio (50 X 32), a cinco colunas de composigao e quatro 
paginas, apresentou lisonjeiro aspecto material, titulo em le-
tras goticas, de exiguas dimensoes. Redagao e oficinas a rua 
Primeiro de Margo n°. 10. Tabela de assinaturas: anual — pa
ra a capital — lOSOOO; para fora — 12S000; semestral — 
6$000 e 7$000, respectivamente. 

Diario matutino, seu artigo-programa fez a apologia do 
regime instaurado em 1824, que consagrou o sistema repre-
sentativo, do que resultou a necessidade de dois partidos po-
liticos antagonicos. Recriminou o gabinete de 10 de margo e 
defendeu o Partido Conservador, "escorreito de toda eiva que 
o possa inquinar e poluir", frisando: 

"A ma orientagao, a inconveniente diregao de um parti
do, nao e um fato que somente entenda com a economia e 
vida intima dele; e tambem um perigo publico: e e ato de 
civismo e de patriotico empenho procurar arreda-lo e tratar 
de sanar suas consequencias danosas enquanto e tempo dis-
so. Eis o nosso proposito surgindo na imprensa politica do 
pais". Por fim, chamava k luta aqueles que desejassem "ver 

(1*) Alfredo de Carvalho registara, nos "Anais", o n.° 5, de 7 de junho, 
como tendo sido o ultimo publicado, sendo-lhe copiado o erro por Sebastiao 
Galvao, no "Dicionario". 

(1) Segundo Alfredo de Carvalho (obra citada), A Epocha era proprie-
dade de Francisco do Rego Barros de Lacerda e tinha, tambem, como reda
tores Jose Joaquim de Oliveira Fonseca, Inacio de Barros Barreto Junior, 
Pedro Celso e Alvaro Barbalho Uchoa Cavalcanti. Foi possivel venficar. 
entretanto, pelo menos quanto ao ultimo, que nao pertenceu, absolutamente, 
ao corpo redacional. 
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regenerado e restituido a seu antigo prestigio o grande e pa-
triotico Partido Conservador". 

Ao editorial seguiu-se um "Aviso", em que se liam instru-
Qoes aos assinantes da folha residentes no interior: "Os que 
nao tern correspondentes, e residem em lugares onde hd a-
gencia do correio, podem remeter por intermedio dela, em 
vales postals, a importancia das assinaturas, mediante a des-
pesa de 200 reis, sendo 100 reis de percentagem e 100 reis do 
porte da carta". 

Terminava o longo "Aviso", que se publicou diariamente, 
ate fins de setembro, com as seguintes recomendagoes: "Con-
sultas e informagoes podem ser pedidas pelos assinantes a-
cerca de assuntos de legislagao eleitoral e administrativa e 
serao dadas gratuitamente, havendo entre os membros da 
redagao pessoas competentes para este servigo, de muita uti-
lidade para aqueles a quem nao sao familiares os negocios 
dessa natureza. Admitem-se gratuitamente correspondencias 
de interesse geral e local, remetidas por qualquer assinante, 
que nao contenham ataques a personalidades e nao se apar-
tem do nosso programa. Nas mesmas condigoes aceitam-se 
noticias e informagoes vindas de qualquer localidade, bastan-
do serem-nos remetidos simples apontamentos, a que se dara 
a forma e redagao convenientes". 

Logo no primeiro niimero, A Epccha divulgou uma procla-
magao do chefe conservador Paulino Jose de Sousa e um 
artigo redacional atacando o Diario de Pernambuco, que de-
fendia o chefe conservador rival, conselheiro Joao Alfredo 
Correia de Oliveira. A chefia do Partido Conservador tornou-
se, por algum tempo, porno de discordia entre os dois jornais, 
cada um a impugnar o nome apoiado pelo outro, participando 
igualmente, da polemica, em menor escala, A Provincia, 
defensora da fagao de Joao Alfredo. 

De rotina, A Epocha manteve o "Correio das Musas", a-
presentando poemas e sonetos, cada dia, de autores diferen-
tes; a segao de variedades "Utile Dulci"; "Para distrair", 
"Andam dizendo..."; ligeiro noticiario, inclusive a Segao Spor-
tiva"; "Comercio", folhetim, a "Segao Livre" e aniincios, es-
tes so ocupando uma pagina e pouco. Surgiam, as vezes, arti-
gos sobre Jurisprudencia, assinados por Oliveira Fonseca. Di-
vulgava, tambem, atos oficiais. C. Filho inaugurou, a 4 de 
outubro, as "Notas Diarias", destinadas a analisar os acon-
tecimentos do cotidiano — sem "ofender, pessoalmente, qual
quer vulto que, por acaso, neles tome parte" — e a protestar 
contra os desmandos do governo. 

A partir de 22 de novembro o matutino adotou novo 
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cabegalho, com o titulo em enormes caracteres negros, de seis 
centimetres de altura, passando a ser apenas "orgao conser-
vador". 

Foi bem recebida pela foiha a alteragao politica verifica-
da, no pais, com a ascengao da Repiiblica. A 23 de novembro 
escrevia o articulista, apos uma serie de consideragoes a res-
peito do novo regime: "A nossa posigao esta, pois, definida. 
Obedeceremos com lealdade ao governo provisorio, auxilian-
do-o do modo que for possivel, para que se mantenha a paz 
e a integridade da nossa grande patria. Nao aconselharemos 
coisa diversa aos nossos amigos, sejam quais forem as suas 
opinioes politicas e ideias religiosas". Como orgao conserva-
dor — concluiu — nao mudava de intuitos por ter mudado 
a forma politica do Estado. 

Logo mais, a 3 de dezembro, salientava que os atos do 
governo provisorio de Pernambuco, exercido pelo coronel Jose 
Cerqueira de Aguiar Lima, estavam merecendo "geral aplau-
so". Igual apoio mereceu, a seguir, o governo do Marechal 
Jose Semeao de Oliveira. 

A edigao de 20 do referido mes homenageou, com tarja 
em todas as paginas, sendo a primeira de honra, a memoria 
do conselheiro Alvaro Barbalho Uchoa Cavalcanti, falecido 
na vespera. 

Terminou o ano o n". 104, de 31 de dezembro, comegan-
do 1890 com numeragao inicial, a 2 de Janeiro. Prosseguiu, 
ora diaria, ora trissemanalmente, mas foi suspenso apos a 
edigao de 20 de marco, ressurgindo cinco dias depois, impres-
so em oficinas proprias, situadas no Cais 22 de novembro 
(atual avenida Martins de Barros) ns. 58 e 60, com mais 
quatro centinietros de estatura, a seis colunas de composigao 
e novo titulo no cabegalho, mais adequado do que os ante-
riores, trazendo abaixo: "Brasil — 7 de setembro de 1822 — 
6rgao Republicano Conservador — Brasil — 15 de novem
bro de 1889". 

Melhorada a feigao grafica, mediante boa tipagem, inici-
ou a nova fase a divulgagao de um projeto de Constituigao 
para o Estado de Pernambuco, de autoria do professor Jos6 
Soriano de Sousa. 

No mes de maio voltou a folha a criticar o conselheiro 
Joao Alfredo, mantendo, porem, neutralidade no tocante k 
politica estadual. Nao faltaram, ate o fim, substanciosos edi-
toriais, em que eram abordados aspectos da vida brasileira 
em geral e pernambucana em particular. 

Vinham sendo divulgados artigos de Franga Pereira e 
versos de Joao Ribeiro. Criou-se, em junho, a segao "Revis-
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tinha", firmada por Oscar, pseudonimo de Teotonio Freire, 
que tambem escrevia prosa assinando-se Nemo. 

Nao obstante tao saudavel aparencia, o matutino teve 
vida curta, desaparecendo com o n°. 176, de 13 de setembro 
(2) de 1890 (Bib. Pub., Inst. Arqueol. e Bib. Fac. Dir.-UFP). 

JORNAL DO COMMERCIO — Orgao do Comercio e da 
Lavoura — Circulou a 20 de agosto de 1889, como diario yes-
pertino, sob a direcao de Batista de Medeiros. Abriu a materia 
da primeira pagina uma carta ao leitor, pedindo-lhe assina-
tura, cuja tabela era a seguinte: ano — 12S000; semestre 
6S000; trimestre — 3S000. 

Apos solicitar a colaboracao das "pessoas habilitadas", 
salientou o artigo-programa que o Jornal pugnaria pelo bem 
publico em geral e do comercio e da lavoura em particular, 
frisando: "Nao deixaremos de parte a politica, porque assim 
nao cumpriremos o nosso dever; partidarios, porem, e o que 
nao seremos jamais". , 

Do mesmo formato do extinto Diario de Noticias, impres-
so na mesma tipografia, sem apresentar corpo redacional, a 
folha inseriu comentario economico, boa parte comercial, de-
senvolvido noticiario, a secao "Altos e baixos", folhetim, uma 
"Exposicao Literaria", com versos de Eduardo Eugeniano, 
e quase duas paginas de aniincios. 

Ao que tudo indica, ficou no primeiro numero (Bib. Pub. 
Est.). 

A FEDERAQAO — Diario vespertino, surgiu a 13 de 
novembro dc 1889, cm substituicao a O Rebate, adotando o 
formato de 37 X 26, com quatro paginas de tres colunas. Re-
datores: Fortunato Pinheiro, Fernando Barroca, Eurico Vi-
truvio e Alberto Dias. Numero avulso — 40 reis. Redagao. 
escritorio e oficinas no Patio do Carmo n°. 28. 

"Dedicada exclusivamente aos interesses ,desta jiobre 
causa, que ha de ser o futuro da patria brasileira", defenderia, 
segundo o editorial de apresentagao, a "federagao das provin-
cias", assunto igualmente ventilado em artigo assinado por 
Fortunato Pinheiro. 

O folhetim "Paulo de Kock", vindo d'O Rebate, conti-
nuou, em sua 51.^ insergao, no novo orgao, em estreito rodape. 

(2) Enganou-se Alfredo de Carvalho, quando registou, nos "Anais", 
"18 de setembro" como tendo sido a data do ultimo numero, assim seguido 
per Sebastiao Galvao, no "Dicionario". 
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Alem disso e dos editorials, a materia constituia-se de noti-
ciario e ligeiras notas satiricas, sem anuncios. 

O quarto niimero, datado de 16 de novembro, alem de 
"colaboradores diversos", so trazia, no cabegalho, o nome de 
Fortunato Pinheiro, proprietario e redator principal. Apre-
sentou editorials e telegramas (copiados d'A Provincia) sobre 
OS acontecimentos do Rio de Janeiro, que implantaram a 
republica, derrubando o regime monarquico (1*) . 

A folha continuaria trabalhando pela "federagao repu-
blicana das provincias". Todavia, nao foram encontradas ou-
tras edicoes (2*) (Bib. Pub. Est . ) . 

1890 
A PATRIA — Jornal Politico, Critico e Noticioso — Pu-

blicagao scmanal (1), iniciou-se a 11 de Janeiro de 1890, em 
formato medio, com quatro paginas de quatro colunas, toda 
a composigao em tipo corpo 12. Propriedade e redagao prin
cipal de Fortunato Pinheiro, tendo escritorio, redagao e ofici-
nas proprias instaladas no Patio do Carmo n.° 28. Assina-
tura trimestral — 3$000; niimero avulso — 300 reis. 

Apresentou-se com extenso editorial, assim comegado: 
"Aceitai, leitor, caro assinante, o nosso jornal e tereis ocasiao 
de apreciardes a mudanca completa de nossos escritos (2). 
Ha tempos passados, o ferro em brasa, o escalpelo perfu-
rante contra os homens viciados; depois, a linguagem sincera 
e energica da verdade em prol da republica que balbuciamos 

(1*) Com o sub-titulo "Boletim da u l t ima Hora", A Federa?ao divulgou, 
sem data, um prospecto, no formato do jornal, o qual, alem de divulgar os 
acontecimentos da metropole e a procJamagao do Marechal Deodoro da 
Fonseca, anunciava (o que foi um rebatf. falso) Martins Junior "no govfirno 
provisorio do Part ido Republicano". Fsse Boletim, colocado em moldura, 
encontra-se no saguao do Instituto Arqueologico, Historico e Geografico 
Pernambucano . 

(2*) O Tribuno, outro orgao de Fortunato Pinheiro, em edigao de 
8-12-1889, divulgou a seguinte nota: "Amanha, a redagao d'A Federagao 
faz uma conferencia em Paudalho, pelas 5 horas da tarde, a fim de tratar 
da divida publica". 

(1) Nada obstante haver principiado como semanario, A Patria l igura 
neste volume porque, durante algum tempo, teve circulagao diaria. 

(2) For tunato Pinheiro aludia aos jornais anteriores: O Rebate e A 
Federagao, especialmente o primeiro, no qual adotara, muitas vezes, l ingua-
gem de pasquim. Entretanto, apesar da promessa, o jornalista manteve, 
no novo "palriotico" jornal, o mesmo comportamento. 
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no bergo, logo que as ilusoes de criangas povoaram as nossas 
crengas. Hoje, que tudo e progresso e que se absolve a liber-
dade de imprensa, so nos resta a critica severa e nada mais". 
Acentuou: "A Patria e toda critica e empregara o ridiculo con
tra OS maus feitos de quern quer que seja". 

Ao editorial seguiram-se outros comentarios, criticando 
a torto e a direito, inclusive sob o titulo "Que mamarote!", 
acusando Frei Juliao, da comunidade de Sao Bento, de estar 
metendo na barriga o produto dos milagres de N. S. do Mon
te, em Olinda. Num deles, adiantou: "Quern nao gostar de 
nossas criticas que ande muito devagarinho, senao sera 
pior"... 

Para atrair leitores, dizia um aviso que quern pagasse 
a assinatura anual adiantadamente receberia "um Undo pre-
mio". Alem do noticiario, A Patria apresentava telegramas 
(fabricados na redacao), ligeiras transcricoes e a segao 
"Coisas para rir", sem nenhum anuncio. O n°. 19, de 13 de 
maio, foi quase que inteiramente dedicado ao "grande dia da 
patria", a primeira pagina circulada, vinheta de anjo sopran-
do trombeta e a nomenclatura da "vanguarda do abolicionis-
mo pernambucano". 

Publicado normalmente, meses depois cresceu o forma-
to, passando a paginas de cinco colunas, com a quarta reple-
ta de anuncios. Um aviso, abrindo a edigao de 10 de julho, de-
clarava: "Esta redacao tern resolvido que dora em diante nao 
publicara nada gratuitamente, porque a imprensa precisa de 
meios para se aguentar. Nao ha jornal nenhum do mundo que 
publique gratis correspondencias, artigos, comunicados e 
anuncios sem a menor retribuicao. Seremos modicos, porem 
nada publicaraos gratis". 

Voltara-se, entao, o desabusado articulista contra Mar
tins Junior, chamando-o "o lazaro politico que ja fede em 
vida". Desde o mes de margo divulgava o folhetim "Cora, a 
filha de Agar", drama abolicionista de Ribeiro da Silva. A edi-
gao de 14 de julho foi totalmente dedicada aos "sinceros repu-
blicanos franceses", figurando na primeira pagina o anjo da 
trombeta, um soneto e nomes de herois. A 5 de agosto, foca-
lizou a data natalicia de Deodoro da Fonseca, em papel 
especial, vindo na primeira pagina um retrato, a craion, do 
homenageado (trabalho da Litografia Miranda), ao que se 
seguiram duas paginas com a respectiva biografia comentada, 
trazendo a ultima saudagoes escritas por Marcelino dos San
tos, Manuel do Sacramento e Rangel Sobrinho e uma lou-
vagao de Fortunato Pinheiro "a invicta guarnigao militar 
do Estado de Pernambuco". 
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No mes em referencia, precisamente no dia 10, a noite, 
elementos nao identificados "emporcalharam, com pixe, uma 
das portas da redagao d'A Patria (3). 

No ano de 1891, desiludido da realizagao dos objetivos 
da Republica, Fortunato Pinheiro transformou o seu jornal 
em "orgao do Partido Monarquista", com publicacao diaria a 
partir do n.° 19, de 1 de abril, tendo o formato reduzido para 
menos de metade, apenas 31 centimetros de altitude, tres 
colunas de composigao, mas empregando tipo corpo 8. Con-
servou o prego da assinatura trimestral, estabelecendo anua-
lidade de 12$000 e semestre de 6$000. 

Lia-se no editorial respectivo: "Em cumprimento a nossa 
palavra, atiramo-nos hoje na luta da imprensa diaria, tendo 
por armas a palavra escrita em prol do bem geral da patria, 
sacrificada pelos perfidos e ingratos da revolta de 15 de no-
vembro de 1891 (4). 

"O nosso programa, todos ja sabem, e trabalhar para o 
regime decaido e que nao esta longe esse dia, por acreditar-
mos ser impossivel a republica salvar a nossa patria. Essa 
convicgao gerou-se em nosso espirito depois de vinte e tantos 
anos de servigo a causa republicana, o que nos custou um 
passado de sacrificios e martirios, com os fatos, provas exu-
berantes, e que diante delas calam-se todos que estao bem 
intencionados. Tenham fe os brasileiros que essa forma de 
governo nao tardara a cair por terra, diante da soberania da 
opiniao publica". 

"Uma imprensa diaria nesta terra e coisa mui dificil de 
se veneer; nos trataremos de escalar as muralhas que se an-
tepoem diante de nos, tendo por bussola a causa publica". 
"A nossa divisa sera — veneer ou morrer". 

Nao houve tregua no programa de criticas asperas d' 
A Patria, que no entanto, transformou em louvaminhas os 
ataques antes dcsferidos contra os lideres politicos Jose Maria 
e Jose Mariano. As vezes, dois ou tres comentarios tinham 
a assinatura de Fortunato Pinheiro e o estilo Ihe denuncia-
va a autoria dos que nao eram assinados e dos firmados por 
"A redagao d'A Patria". 

O n.° 52, de 11 de maio, foi exclusivamente dedicado "ao 

(3) Noticiando a ocorrencia, comentou o Jomal do Recife, em sua 
"Gazetilha" de 12-8-1890: "E este um procedimento selvagem, cujo autor 
deve ser severamente punido, se for descoberto, como pretende a policia, 
que, consta-nos, emprega meios para isto!" 

(4) firro de revisao, simplesmente. O articulista referia-se k data da 
proclamacao da Republica. 
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feliz regresso do dr. Jose Mariano C. da Cunha a terra natal 
de seu nascimento", isto em tipos fortes na primeira pagina, 
encimada pela vinheta do anjo tocador de trombeta, arre-
matando com a louvagao: "A redagao d'A Patria curva os 
joelhos diante do heroi da liberdade", enquanto as tres pagi-
nas restantes traziam comentarios redacionais e poesias, tam-
bem alusivas, de Rangel Sobrinho e Ricardo Guimaraes. 

Era comum o chamamento de assinantes relapsos a sal-
darem seus debitos a empresa. No n.° 93, de 11 de julho de 
1891, convidava-se, pelo nome, certo comendador "a pagar 
21$000 de assinaturas" que devia a redacao, com a seguinte 
advertencia: "Tome vergonha! Nao seja mesquinho! Quern 
quer fazer figura bole com a bolsa", afora outros epitetos 
contra a moral do ilustre devedor. 

Especiallzando-se em edigoes especiais, Fortunato Pinhei-
ro langou mais uma no dia 10 de agosto, sendo ja A Patria 
"orgao da Liberdade". Teve a primeira pagina circulada de 
linhas tremidas, lendo-se ao centre, em caracteres fortes, sem 
faltar o anjo da trombeta: "Mais uma gentil primavera — 
Ao ilustre colega dr. Francisco de Medeiros, proprietario e 
redator-chefe do Estado de Pernambuco — Dedica hoje o seu 
jornal ao Benemerito Pernambucano, pelo seu feliz anlversa-
rio natalicio — A redacao d'A Patria". Ocoupou toda a se-
gunda pagina o panegirico do homenageado. 

No terceiro ano (5) ocorria nova alteragao, tornando-se 
"orgao dos oprimidos", de circulacao bissemanal. E um Aviso, 
ja no n.° 10, de 26 de fevereiro de 1892, explicava, melanco-
licamente: "Em consequencia de constantes ataques da gente 
do governo contra a imprensa da oposicao, tomamos a deli-
beragao de fechar as nossas oficinas de trabalho, saindo esta 
gazeta de uma outra tipografia, bondosamente oferecida pelo 
seu proprietario. Sera nosso escritorio a rua de Sao Jorge 
n.° 6, 1.° andar, d'ora por diante". 

Noutra nota assinada, adiantou Fortunato Pinheiro que 
fora agredido por dois subdelegados de policia e sua tipogra
fia empastelada, denunciando que, com a Junta Governati-
va, "desapareceram todas as garantias da sociedade". O fato 
ocorreu, segundo Julio Pires Ferreira (6), as 14 horas do dia 
12 de fevereiro. 

Na edigao em aprego fazia-se referenda a novos calotes 

(5) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", so aludira ao numero de estr^ia 
d'A Patria. 

(6) Almanach de Pemambuco, edigao de 1901. 
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passados a redagao por assinantes que nao cumpriam o dever 
de pagar suas dividas. E parou ai, nao havendo indicios de 
haver prosseguido a publicacao (7) (Bib. Pub. Est. e Arq. 
Pub. Est.) (8) . 

ESTADO DE PERNAMBUCO — Orgao defensor do regi
me republicano implantado no pais, entrou em circula§ao, 
feito vespertine, a 1.° de julho de 1890, formato acima de 
medio, com quatro paginas a seis colunas de composigao. 
Diretor — Alfredo Falcao; redator principal — Gongalves 
Maia, funcionando a redacao e oficinas na rua do Imperador 
n.° 45. Tabela de assinaturas: ano — 12$000; semestre — 
6$000; trimestre — 3S000; para fora da cidade: 13$000, 7$000 
e 3S500, respectivamentc. Insercao gratuita de "anuncios de 
amas e criados". Proclamava dispor de correspondentes nos 
outros Estados, em Portugal e nos Estados Unidos. A partir 
do n.° 2, as paginas externas eram ocupadas com reclames 
comerciais. 

Constava do artigo-programa; "Este jornal apresenta-se 
ao publico pernambucano calma e desassombradamente, para, 
na altura de suas forcas, auxiliar, tanto quanto possivel, o 
governo da Republica, mas sem subserviencia e sem a dutili-
dade repugnante dos turiferarios de todos os matizes, ele-
mentos perturbadores na obra coletiva da Patria Brasileira, 
que desejamos represente, no seio da livre America, o papel 
honroso a que tem direito pelos antecedentes historicos que 
conquistou no batalhar constante pela democracia. 

"Nao temos compromissos de especie alguma, a nao ser 
OS que resultam do Manifesto de 1888, cujas doutrinas vigo-
rosas e honestas constituem o nosso program.a politico, pro-
grama que sustentarcmos com todas as forcas, apesar dos 

(7) Em artigo nas "Publicacoes a pedido", do Diario de Pernambuco, 
12 de julho de 1892, For tunate Pinheiro fez longa narra t iva de sua odisseia 
no jornalismo, dizendo haver retirado da circulagao A Patr ia "por motivos 
bastante poderosos". Accntuou: 

"Entrei para a imprensa com alguns bens e saio dela completamente 
ar ruinado, deixando apenas a honradez do meu nome puro, limpo e ima-
culado. Estou pobre, rcpito, a ponto de vender a minha oficina tipografica, 
que com tanto gosto montei, porque os meus amigos, por quem me sacrifi-
quei, abandonaram-me completamente, tendo em vista deixarem-me na 
miser ia" . 

Concluiu oferecendo o enderego de um comerciante amigo, a quem 
podiam os credores pedir a devolugao das assinaturas pagas adiantadamente 
e a quem podiam pagar suas dividas os assinantes relapsos. 

(8) A Biblioteca Publica nao possui colegao d'A Patr ia , mas apenas 
mimeros esparsos, o mesmo ocorrendo quanto ao Arquivo Publico Estadual. 
Tambem existem raros comprovantes na Biblioteca Nacional. 
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ataques indiretos dos que pretendem empolgar o movimento 
de 15 de novembro, reduzindo esta provincia, a primeira do 
Norte, a simples feitoria posta ao servigo de individualidades 
incompetentes, sem orientacao, gastas pelo egoismo e pelos 
vicios de origem, sem a fibra muscular do patriotismo a pul
sar compassada, altiva e boa, por uma ideia, um principio, 
uma aspiracao sadia". 

Depois de outros topicos, assegurou o articulista: "Have-
mos de dar caca aos inimigos da Republica, onde quer que 
eles se acomodem, pouco importa, doutrinando o Povo, sem 
adula-lo; fazendo confrontos, apontando fatos, descendo a 
analise circunspecta, a luz do dia e com a logica das cifras. 
Seremos, antes de tudo, coerentes. O que for justo tera o 
nosso apolo; o que for desonesto, a nossa condenagao. fi pre-
ciso que quern ler-nos compreenda o que vai de sincero no 
jornalista". Finalmente: "Zelaremos pelos direitos do comer-
cio, da agricultura e do proletariado". 

Logo na edicao de 7 de julho, informou uma nota solta: 
"Tendo nos pregado um cartaz anunciando os assuntos do 
nosso niimero de hoje, fomos intimados pelo delegado de poli-
cia a retirar o cartaz. Fizemo-lo porque somos republicanoa 
e OS bons republicanos obedecem a autoridade policial. O que 
faremos e protestar". 

Em artigo de fundo, na mesma data, dizia: "A Republica 
sera esse ressurgimento ignobil de fracoes podres e aniquila-
das, e levantadas hoje sob uma orientacao exclusivista quand 
meme, em detrimento de caracteres honestissimos ou ainda 
de influencias irresistiveis?" "A Republica sera o que est& 
sendo a Intendencia Municipal do Recife, o desmanchamento 
de todas as teorias sobre administracoes locals?" 

Ainda na primeira quinzena, anunciou, abrindo a pagina 
principal: "Candidato do Partido Republicano Historico a sa
natoria, apresentado pelo Estado de Pernambuco: Marechal 
Jose Serneao de Oliveira". 

Em meio aos artigos redacionais e a coluna politica 
"Ecos", de G. M. (Goncalves Mala), o jornal inseria 
noticiario mais ou menos bem desenvolvido; folhetim; a 
cronica "Meias . . . tintas", com a assinatura Raul N. ; "De 
grao em grao", por Pedro Joaquim Velez Botelho; "Nos bas-
tidores", a cargo de Paul Janin (pseudonimo de Alfredo Fal-
cao); as "Chispas", de Mefistofeles; "files", feita de extratos 
comentados dos jornais do dia, etc. 

A edigao de 16 de agosto apresentou toda a primeira 
pagina circulada de vinhetas, lendo-se ao centro, em carac
teres vistosos: "Homenagem do Estado de Pernambuco ao 
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ilustre cidadao dr. Anibal Falcao, pelo seu regresso ao Recife" 
No editorial da segunda pagina escreveu Alfredo Falcao que 
todo o ideal do recem-chegado visava "a formagao definitiva 
da patria nova, sem se deixar fascinar pelos sentimentos 
inferiores da vaidade". 

Noutro artigo da redagao, sobre a personalidade extra-
ordinaria de Anibal Falcao, dizia-se que ele "rescindiu um 
contrato vantajoso, que era o seu unico meio de subsisten-
cia,para nao ouvir, na Assembleia Provincial, os doestos da 
Monarquia contra a agitagao republicana". 

No mes em referenda, iniciou campanha contra as pu-
blicacoes anonimas. Rebatendo, na edicao do dia 27, cen-
suras, a proposito, formuladas pelo cronista Nemo, d'A :fipo-
cha, frisou: " . . .ou trata-se de um fato justo e o jornalista 
pode e deve representar os interesses ofendidos de quem se 
queixa, ou trata-se de uma questao pessoal e, sejamos fran
cos, e revolLante bater-se de viseira baixa". 

A partir do terceiro mes, adotou um segundo cabegalho, 
na segunda pagina, dele constando o nome do fundador: 
Argemiro Falcao. 

Alfredo Falcao, sempre assinando editorials, escreveu, 
a 13 de setembro, que sentia "bastante repugnancia" em 
entreter polemica com Felicio Buarque, redator d'A Epocha. 

Defendeu a politica do Barao de Lucena, entao Gover-
nador do Estado, contra as investidas do Jornal do Recife. 
No mes seguinte, apoiou o sucessor daquele, Desembarga-
dor Correia da Silva. 

Apos o n°. 97, de 25 de outubro, verifica-se, na colegao 
manuseada, a inexistencia das duas edicoes seguintes, para 
continuar com o n°. 100, de 20 de novembro, evidenciada, 
assim, uma lacuna de tres semanas na circulacao. 

Informou o referido n°. 100 o afastamento de Alfredo 
Falcao e Gongalves Maia, que ja nao redigia o "Eco" desde 
25 de setembro. A diregao ficou a cargo de Gaspar de Di'u-
mond, Henrique Milet e Francisco Jose de Medeiros, este 
ultimo encarregado da gerencia. Permaneceu no cabegalho 
o nome do fundador, falecido a 26 de outubro (1). 

Criaram-se novas segoes, em substituigao, a saber: "Ci-
encias, Artes e Letras", dirigida por Joao Batista Regueira 
Costa, que divulgava poesias suas e de Gaspar Regueira 

(1) Na secao "Os sete dias", do periodioo A Semana, edigao de 4-11-1890, 
F B (Fernando Barroca), comentando o falocimcnto de Argemiro Falcao, 
escreveu que este, "sabendo-se mortalmonte doente, havia,__por suas pr6-
prias maos, construido o feretro que Ihc acolheria o corpo . 
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Costa, Gregorio Junior (pseudonimo de Joao Gregorio Gon-
galves), autor das "Frutas do Norte"; Leovigildo Maranhao, 
Gongalves de Lima, Joaquim das Costa Ribeiro e outros; 
"Ciencias, Economia, Finangas e Industrias", sob a diregao 
de Henrique Augusto Milet, e "Jurisprudencia", serie de 
artigos de Francisco J. de Medeiros. 

No ano seguinte — 1891 — comecando pela edigao de 
5 de Janeiro, operou-se verdadeira revolugao no aspecto do 
vespertine: a pagina de frente ficou sendo a segunda, se-
guindo-se-lhe a terceira com pequeno cabecalho, a quar ta 
e, por fim, a primeira, no lugar da ultima, com o cabega-
Iho e a materia principal, esta continuando na segunda, en-
quanto as duas centrals eram destinadas a anuncios. 

Entrando em luta aberta com os jornais da oposigao, o 
Estado de Pernambuco passou a atacar a Gazeta da Tarde, 
assim como a Era Nova, que vomitava, "ainda, todo o fel 
do seu odio sobrc o veneraiido tiimulo do General Benjamin 
Constant" (edicao de 30 de Janeiro) e vivia "especulando 
simplesmente com a religiao" (cdigao de 11 de margo); por 
isso que nao merecia o "conceito de jornal serio e desapaixo-
nado". Dizia depois (14 de margo) que "o despeito e a raiva, 
a insensatez e a falta de criterio" do Jornal do Recife e da Era 
Nova constituiam "um sintoma de decadencia do jornalismo 
entre nos". 

"Cobras e Lagartos", por Alcides Leger, e "Coisas Ale-
gres" foram novas segoes criadas. A diregao politica foi des-
falcada, a 15 de abril, de Henrique Milet, seguido, a 1 de 
agosto, de Gaspar de Drumond, este em carater temporario. 
Logo mais (1 de outubro), era dispensado da reportagem 
Manuel Saldanha, tambem encarregado do servigo de co-
branga. Despedira-se, igualmente, Joao Batista Regueira 
Costa , com sua segao, passando a serem divulgados poemas 
soltos de Demostenes de Olinda, Jose Pedro Junior, Julio 
Belo, Ribeiro da Silva e outros. 

O jornal dedicou pagina inteira, circulada de vinhetas, 
as datas natalicias do generalissimo Deodoro da Fonseca; do 
chefe da redagao Francisco Jose de Medeiros e de Gaspar de 
Drumond, respectivamente, a 5 e 11 de agosto e 9 de outubro. 

Edigao especial foi consagrada, no mes referido — dia 7 
— a memoria do miisico Alfredo Lopes da Gama e as senho-
ras da sociedade pernambucana, que promoveram a realiza-
gao de um concerto em beneficio da familia do extinto, deixa-
da em situagao economica das mais precarias. Com a primeira 
pagina toda em caracteres bem vivos, significando a homena-
gem do vespertine, a segunda e a terceira apresentaram 31 
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trabalhos (de pequena dimensao) em prosa e verso, assina-
dos por intelectuais de relevo, todos versando sobre o aconte-
cimento. Alem disso, o Estado ainda concorreu com o produto 
de sua vendagem avulsa de uma semana. 

O mes de dezembro assinalou graves acontecimentos po-
liticos, ficando a cidade do Recife em pe de guerra quando da 
derrubada do Barao de Contendas (Antonio Epaminondas de 
Barros Correia) da governanga da provincia, que exercia na 
qualidade de presidente da Camara, interinamente, sendo su-
bstituido, no dia 18, por uma Junta Governativa nomeada 
pelo ditador Floriano Peixoto. Em consequencia, deixou o ma-
tutino de circular entre os dias 19 e 22, so reaparecendo por-
que a referida Junta divulgou uma nota oficial, assegurando 
liberdade a imprensa e prometendo efetivas providencias pa
ra que nenhum vexame sofressem as empresas tipograficas. 

Tendo voltado a atividade jornalistica, Gaspar de Dru-
mond estabeleceu polemica, a partir de fevereiro de 1892, com 
o Jornal do Recife, a proposito da agressao de que ele fora 
vitima, no dia 11, por tres individuos (2), motivada por supos-
tas alusoes desprimorosas a familia de um deles. Gongalves 
Maia tambem reassumiu o "batente", entrando a redigir a 
cronica diaria "Em revista". Criou-se, por outro lado, a segao 
"Bon Jour", de critica e satira politica. 

Transformara-se o Estado de Pernambuco em orgao o-
posicionista, desferindo sucessivos ataques a administragao 
da Junta, sobretudo atraves de artigos assinados por Gaspar 
de Drumond, inclusive usando o pseudonimo Senador. Repro-
vava o terror dominante, enumerando violencias. A politica 
federal, sob o guante do Marechal Floriano Peixoto, nao dei
xou, igualmente, de ser invetivada, a exemplo do que escre-
vera Gaspar, na edigao de 5 de margo: "A rede das irregula-
ridades esta estendida, do sul ao norte, por toda a vasta ex-
tensao da Repiiblica brasileira". "Tudo esta perturbado, com-
prometido, anarquizado". 

Jose Mariano Carneiro da Cunha foi homenageado na e-
digao de 10 de margo, ao ensejo de um dos seus regressos ao 

(2) O principal agressor, Jose da Costa d 'Albuquerque Melo, cunhado 
do dr Jos6 Vicente, membro da Jun ta Governativa, publicou, no dia seguin-
te a declaragao abaixo, pelas colunas do Diario de Pernambuco: 

"Ao publico — Declaro que, tendo encontrado, ontem, o dr. Gaspar 
de Drumond, na rua Barao da Vitoria (atual rua Nova), e sendo ele um 
dos principai's redatores do Estado de Pernambuco, pedi-lhe uma explicagao 
sobre uma passagem ofensiva da honra de pessoa de minha familia, publi-
cada no mesmo jornal; e, como ele nao m'a desse, castiguei-o como pedia 
o seu audacioso procedimento. Que me julguem os homens de bem". 
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demJcra^fl^H ^"^^^^^f t?da a primeira pagma ao "chefe da 
aemocracia do norte", alem de artigos laudatorios. 

-^^nda nesse mes, lia-se na edigao do dia 15 que a empre-
ba se via obrigada a aumentar para 60 reis o prego do numero 
dvuiso, em face da "grande carestia dos materials necessarios 
para a impressao de jornais". 

Apos demorado periodo de enfermidade, voltou a divulgar 
artigos assinados o segundo diretor politico Francisco Jos6 
de Medeiros, tambem desferindo ataques a ditadura. Ocor-
reram sensacionais artigos de Jaques Ouriques e Pardal 
Mallet, transcritos d'O Combate, do Rio de Janeiro, apare-
cendo, igualmente, a segao satirica "De chapeu na mao". 

Alguns dias depois da posse de Alexandre Jose Barbosa 
Lima no Governo do Estado (5 de abril), deixou Caspar Dru-
mond as fungoes de diretor politico do jornal, que logo as-
sumiu posigao de expectativa, a principio, para depois dar 
franco apoio ao novo administrador, pelos "alevantados servi-
Qos" que ele vinha prestando. Ainda surgiram dois novos co-
laboradores: Natalicio Camboim e Augusto Aristeu. 

Recaindo da doenga que o prostrara meses antes, veio a 
falecer, a 19 de junho, o jornalista Francisco Jose de Medei
ros, ao qual o Estado de Pernambuco dedicou edigao especial 
no dia 24, toda a primeira pagina tarjada, lendo-se ao cen
tre, em grandes caracteres: 

"Sobre o tumulo do dr. Francisco Jose de Medeiros, reda-
tor-chefe desta folha, hoje, 7° dia do seu falecimento, derra-
mam sentidas lagrimas os seus operarios e companheiros de 
redagao — 1892". 

Mais alguns dias e o jornal encerrou sua existencia com 
a edigao de 30 de junho. Circularam, ao todo, 552 edigoes 
(Bib. Pub. Est.). 

ERA NOVA (1) — 6rgao do Partido Catolico em Per
nambuco — Surgiu a 14 de julho de 1890, em formato gran
de com quatro paginas a cinco boas colunas de composigao. 
Lia-se no Expediente: "Enquanto nao for possivel estabelecer 
reeularmente a publicagao da Nova Era, nao se fixara prego 
de assinatura. A redagao distribuira regularmente os prirnei-
ros numeros, esperando que as pessoas que quiserem coadju-
var a ideia Aao se recusarao a considera-los prmcipio de as-
l inatura. Como nao se trata, porem, de uma empresa, senao 

^ r r ~ 0 primeiro numero saiu com o tltulo Nova Era. 
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de uma verdadeira obra do bem, a redagao ficara sumamente 
gra ta as pessoas que Ihe remeterem quaisquer quantias co-
mo auxilio, quantias que darao direito aos meses de assina-
tura correspondentes a sua importancia. fi muito provavel 
que, no principio, nao haja a desejavel regularidade no ser-
vigo". 

A redagao foi estabelecida a rua Gervasio Pires n°. 31 
(depois, na da Aurora, n° 19), e o escritorio a rua 15 de No-
vembro (atual do Imperador) n°. 48, no mesmo predio da ti-
pografia de Francisco Pedro Boulitreau, onde se imprimia. 
Diregao do Monsenhor Augusto Franklin Moreira da Silva. 

Constava do editorial de apresentagao: "Primeiramente, 
t rabalhar por todos os meios para introduzir nos nossos cos
tumes, nas nossas leis, na constituigao politica da patria, du
rante o periodo de reorganizacao que atravessamos, os saos 
e puros principios do catolicismo, unicos capazes de formar 
nacionalidades grandes e fortes ". 

Afirmando que a religiao e Deus foram banidos da ter
ra de Santa Cruz "por um governo que decide dos seus desti
nes, prescindindo de sua opiniao, como se as nacoes se fizes-
sem para os governos e nao os governos para as naqoes", 
acentuou o articulista: 

"A pregagao desta cruzada sera a segunda missao do Par-
tido Catolico. O Brasil t inha chegado a um grau de decom-
posigao em que um pais transforma-se ou se aniquila. A re-
volugao de 15 de novembro foi acolhida por todos nos como 
o inicio dessa transformacao que impedia o aniquilamento. 
E a esperanga nasceu em todos os coragoes. Em breve, porem, 
surgiram a inquietagao e o receio, com os primeiros atos do 
Governo Provisorio separando a Igreja do Estado e decretan-
do o casamento civil obrigatorio. Mas a confianga nao desa-
pareceu inteiramente! 

Dai — acentuou — a ideia da organizagao de um gran-
de partido, que arregimentasse todas as forgas, que acordas-
se todas as consciencias adormecidas". 

Mais adiante, dizia: "Os catolicos continuam a querer e 
a confiar na Repiiblica, mas nada podem esperar do atual go
verno. A esperanga que Ihes resta e o Congresso, que deve co-
nhecer do seu ato. E preciso, pois, apelar para ele; e preciso 
que todos nos unamos, para que so meregam a honra de re-
presentar-nos cidadaos capazes de interpretar lealmente os 
sentimentos cristaos do povo brasileiro". 

A primeira edigao divulgou um manifesto partidario, di-
rigido "aos catolicos do Estado de Pex'nambuco", ocupando 
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mais de uma pagina, e, a seguir, uma declaragao, segundo a 
qual o vice-governador Manuel Gomes de Matos solicitara 
exoneragao do cargo, "por manifesta incompatibilidade" en-
tre suas crengas religiosas e a Constituigao promulgada pe-
lo governo provisorio, a Constituigao Republicana. 

No segundo numero comegou a anunciada publicagao 
do folhetim "A sexta-feira de Pedro Bernardo", autoria de 
Pedro Noel. 

Circulando ora uma, ora duas vezes por semana (2), a-
presentava bom noticiario, transcrigoes (incluindo artigos de 
Carlos Laet), principalmente do orgao catolico carioca O Bra-
sil; colaboragao local, assinada com os pseudonimos Nereu, 
Menalcas, De Caprivi, etc.; atos oficiais da Igreja Catolica e 
notas informativas das paroquias. 

A 11 de agosto, Era Nt>va deu a publico uma circular do 
Governador do Bispado, recomendando ao clero aconselhasse 
aos paroquianos preferencia, nas eleigoes para o Congresso 
federal, a candidatos cuja crenga catolica fosse "segura e 
firme". Na mesma edigao, aludindo a subserviencia de Per-
nambuco ao Sul, quanto a indicagao de candidatos oficiais, 
dizia o editorial: "O Leao do Norte, tao cheio de patriotismo 
e tao zeloso, em outras epocas, de sua dignidade, esta intei-
ramente abatido". 

Seguiu-se a publicacao da chapa catolica para senadores e 
deputados, com a respectiva propaganda, atraves de sucessi-
vos editorials, em que se criticava, ao mesmo tempo, a chapa 
oficial, nao sem travar polemica, algumas vezes, com os jor-
nais que davam apoio ao governo do Estado, como A Provin-
cia e o Estado de Pernambuco. 

Decorridas as eleigoes. Era Nova justificou, a 19 de se-
tembro, a pequena votagao dada aos candidatos cotolicos, di-
zendo que a missao estava apenas encetada; o trabalho feito 
"jd foi grande, relativamente, mas insignificante diante do 
que resta a fazer". Disse mais, na edigao de 23: "Nao houve 
eleigoes no dia 15 do corrente; representou-se, sim, uma co-
media vergonhosa", adiantando que haviam sido eleitos to-
dos OS candidatos do governo, em todos os Estados. Iniciou 
o registo de informagoes do interior com os escandalos ocor-
ridos na primeira eleigao sob o regime republicano, critican-
do, por fim, a "traigao" do Vigario Tejo, de Taquaretinga, que 
apoiara a chapa do governo contra o Partido Catolico. 

(2) Era Nova figura neste volume porque veio a publicar-se di^ria-
mente , embora ja no ult imo ano de sua existencia. 
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Depois, ja a 30 de dezembi'o, voltava a carga: "...e tempo 
de tocar a reunir e aparelhar para o segundo encontro que 
se aproxima, com a eleigao do Congresso Constituinte do Es-
tado". 

Desde 13 de outubro o periodico havia organizado a se-
guinte tabela de assinaturas: ano — 10$000; semestre 
5^000; para o Interior: 12$000 e 6$000, respectivamente, ven-
dendo-se o exemplar a 40 reis. Pedro Acioli de Gouveia Lins 
era o encarregado de relagoes com os assinantes. Terminou 
o ano com o n.o 30, de 30 de dezembro. 

No n«. 1 de 1891, datado de 5 de Janeiro, Era Nova apre-
sentou longo editorial em torno dos acontecimentos do ano 
transato, em que foram derrubadas as instituigoes monarqui-
cas, acentuando: "Erro fatal para a patria foi este da dita-
dura. Meia duzia de ateus, mas ateus por conveniencia, por-
que era preciso se-lo, para nao sentir o aguilhao da conscien-
cia, nao duvidaram dividir a nagao no momento o mais cri-
tico de sua historia e quando mais convinha que todos os bra-
sileiros se unissem. Como consequencia desse ato despotico, 
veio a amancebia obrigatoria, o concubinato com o nome de 
casamento civil". 

Tendo feito referencias a lei que separou a Igreja do Els-
tado e ao "imposto de mao morta", frisou o articulista: "Dois 
homens fatais a Republica, os generals Ruy Barbosa e Ben
jamin Constant, um dominado do odio do ateu, o outro do 
positivismo", " . . . s a o os causadores de todos os males que, 
durante o ano que acaba de terminar, tanto inquietaram a 
nagao brasileira". 

Prosseguiu, afirmando haver a ditadura criado "um Con
gresso eleito por um regulamento eleitoral que mostra bem 
o que e o governo da fraude e da violencia eleitoral". 

Apos tudo isso, disse que "a ditadura, que deseja prolon-
gar a sua existencia, nao consente que a imprensa aprecie 
os seus atos e os torne publicos". E exclamou: "Como foi in-
grato o ano de 1890!", assim concluindo: "Antevemos que o 
novo ano nao nos trara a paz de que gozamos durante meio 
seculo de Monarquia. Nuvens grossas se amontoam no hori-
zonte da patria. Quem sabe se, depois da ditadura que nos o-
prime, nao teremos a luta fratricida e o pior dos governos, o 
governo da anarquia! Que Deus, banido pelo governo, prote-
ja e perdoe ao Brasil". 

Continuou, pelo tempo adiante, em artigos e transcrigoes, 
a mais acerba critica aos atos do governo provisorio. Bateu-
se, por outro lado, de Janeiro a margo, com a Gazeta da Tarde 
e o Estado de Pernambuco, que criticaram o governo do Bis-
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pado por haver proibido solenidades religiosas em memoria 
de Benjamin Constant, recem-falecido. 

Uma circular do Partido Catolico conclamou os fieis a 
votarem nos nomes que indicaria as eleigoes parlamentares 
estaduais, "para evitar o completo naufragio dos principios 
morals e religiosos, banidos pelo atual governo". 

Tornando conhecida a chapa catolica, o jornal fez-lhe a 
propaganda, que foi, afinal, tornada va, porque ocorreu, a 7 
de margo de 1891, o mesmo "escandalo" do pleito anterior, 
conforme escreveu tres dias depois, sob o titulo "Consumou-se 
o ridiculo", condenando o Barao de Lucena, "inaugurador 
aqui dessas farsas republicanas a que se convencionou dar o 
nome de eleicao". Inseriu, mais, sucessivas notas e protestos 
em torno da fraude eleitoral verificada no interior do Estado. 

Enquanto isto, eram divulgados trabalhos de literatura 
assinados por Manuel Curvelo (de Mendonga), a par dos ar-
tigos politicos ou religiosos, estes ultimos quase sempre assi
nados por Aristides Castelo Branco e pelos vigarios Cunha 
Pedrosa e Joao Marques. O caso da realizagao do casamento 
civil antes do religioso deu lugar a numerosos artigos e notas 
do Clero, terminando por merecer encomios do periodico o 
Aviso do governo, segundo o qual nao podiam ser proibidas 
as cerimonias religiosas precedendo o ato civil. 

A pena inflamada do editorialista escreveu a 4 de junho: 
"O sr. Desembargador Lucena continua em seus pianos de a-
possar-se dos bens das ordens religiosas e das propriedades da 
Igreja". Na edigao do dia 30: "Ha completa anarquia no pais, 
e em todas as partes se observa a falta de orientagao e com
pleta confusao". 

Sem deixar de combater o governo de Correia da Silva, 
prosseguiu a Jornada do orgao catolico, que, no decorrer de 
1891, circulava duas vezes por semana, ate 21 de setembro, 
quando regularizou sua situagao como hebdomadario. 

Verificado o golpe de Estado do Marechal Deodoro da Fon-
seca, que dissolveu o Congresso, "rasgando a Constituigao de 
fevereiro de 1891" e tornando-se ditador, Era Nova resolveu 
suspender, com o n°. 85, de 16 de novembro, sua publicacao. 
Fazia-o, segundo o artigo "Aos nossos amigos", tendo em vis
ta a anormalidade da epoca, em que foram suspensas as ga-
rantias constitucionais, faltando, por conseguinte, "liberda-
de para enunciagao do pensamento". Adiantou o signatario 
desse artigo, monsenhor Augusto Franklin, que alguns dire-
tores de jornais tinham sido chamados a Secretaria da Poli-
cia e intimados a mudar de linguagem, o que tambem Ihe 
acontecera duas vezes. Diante do que, o semanario so volta-
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ria a lume no momento em que a nacao entrasse "no regime 
da legalidade". 

Reatou-se a circulagao, todavia, a 13 de fevereiro de 1892, 
em grande parte dedicado o n°. 1 a chegada ao Recife do Bis-
po Joao Esberard, o qual, ja na edigao de 5 de margo, dirigiu 
longo "Apelo em favor da imprensa catolica". Comegava, en-
tao, a pubhcar-se a cronica semanal "Garnet", com a assina-
tura de J . : "Simples notas, registro de datas e fatos que se 
vao desenrolando no meio social em que vivemos preocupados 
e tristes. . . " Pouco tempo depois, J . transformava-se em 
Joao Luis, que nao era outro senao o professor Landelino 
Camara. 

Extinto o Partido a cuja orientagao obedecia, Era Nova 
tornou-se, na sua volta, apenas, "Orgao Catolico", o que, po-
rem, so figurou nos dois primeiros numeros do ano. Entre-
tanto, nao houve qualquer alteragao no programa tragado 
desde o inicio. Logo a 12 de margo, um editorial ocupava-se da 
"desorganizagao social produzida pelo ateismo" e, noutro, 
do dia 21, concluia: ". . . acompanhamos os clamores que se 
fazem ouvir, em todo o Brasil, contra os erros republicanos, 
que tao de perto afetam aos pobres". 

Grande espago era dedicado a enciclicas, pastorals, atos 
oficiais do Bispado e noticiario especializado, inclusive inter-
nacional. Manuel Arao veio a escrever artigos na segao "A 
pedido" e, em meados do ano, M. Teixeira Lemos divulgou 
uma serie de apreciagoes sobre "O positivismo e os positivis-
tas". Liam-se, tambem, poesias, inclusive de F. G. Castelao, 
havia um folhetim e criara-se a segao "Passa-Tempo", nao 
sem deixar de aparecerem algumas colunas de anuncios. A 
colaboragao mais assidua foi a do Padre Joao Marques. 

Na edigao de 27 de agosto — 1892 — longo editorial 
criticava e repelia o projeto de lei de Saldanha Marinho, a-
presentado ao Senado, que extinguia as corporagoes religio-
sas existentes no Brasil e mandava incorporar, definitiva 
e imediatamente, os seus bens ao dominio do Estado. 

Na data em aprego transferia-se a redagao, com o escri-
torio, para a rua da Imperatriz n° 11, 2°. andar, e, a partir do 
n°. 23, de 14 de setembro, o jornal voltava a circular bissema-
nalme'nte. Depois, a 18 de novembro, dava sua primeira edi
gao de seis paginas, tres das quais ocupadas com a exposigao 
"Sobre a liberdade e independencia do Pontifice romano". 
Terminou o ano com o n°. 54, datado de 24 de dezembro. 

O n°. 1, ano IV, entrou em circulagao a 20 de Janeiro de 
1893, passando a ser impresso no Atelier Miranda, a rua Pa-
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dre Nobrega ns. 18 e 22, reinstalada a redagao na rua da 
Imperatriz n°. 63, 2°. andar. 

Ainda sob a direcao do Monsenhor Augusto Franklin, 
Era Nova circulou com regularidade, tendo aumentado o pre-
go da vendagem avulsa, a 21 de setembro, para 100 reis, de-
vido a falta de dinheiro mais miudo na cidade. Fez oposigao 
ao governo estadual exercido por Alexandre Jose Barbosa Li
ma, e, sobrevindo o estado de sitio, decretado pelo governo cen
tral, em consequencia da revolta da Armada, dilvulgou uma 
nota, na edicao de 20 de novembro, segundo a qual nada po
dia dizer .sobre os ultimos acontecimentos do pais, uma vez 
que faltava a "liberdade para a manifestagao do pensa-
mento." 

Lia-se na edigao de 4 de Janeiro de 1894: "fiste periodico 
vive do auxilio que Ihe prestam os bons brasileiros e catolicos, 
e as despesas com a sua publicacao sao grandes. Pedimos a 
todos que se interessam pela boa imprensa que nos auxiliem, 
e aos catolicos particularmente se dirige o nosso apelo". 

Nesse ano, ausentando-se, por motivo de saude, o diretor 
efetivo, substituiu-o, durante seis meses, o professor Landeli-
no Camara. 

Nao teve solugao de continuidade a vexatoria situagao 
financeira do jornal, que, a 21 de dezembro de 1895, em arti-
go de despedida do ano, dizia ter sido quase impossivel man-
ter-se, sobretudo porque a maior parte dos assinantes recusa-
va pagar; outros pensavam que a assinatura era gratuita, e 
ainda outros pretcndiam ligar o periodo em curso ao ante
rior, de orgao de um partido que desapareceu e com o qual 
nada tinha que ver a redagao. 

Durante 1896, alem dos artigos de colaboracao do Cone-
go J. Castro, Padre Veloso, Padre Constantino Gomes de 
Matos e Carlos de Laet, este em transcricoes do Commercio 
de Sao Paulo, escreveu Frei Celestino Pedavoli uma serie de 
artigos contra o Protestantismo. Ja em novembro do ano tran-
sato, escrevera o Conego Joao Machado de Melo diversos ar
tigos "sobre a falsidade das Biblias protestantes", em polemi-
ca com o ministro evangelico W. E. Entzminger, aparecido 
nas colunas do Jornal do Recife, os quais foram, logo, enfei-
xados em livro, sob o titulo "Biblias falsas ou defesa de Sete 
Livros da Biblia", 98 paginas, edigao do Panteon das Artes, 
de Nogueira Irmaos. 

Dois anos apos, era a luta contra a Magonaria, a polemi-
ca com o Jornal do Recife, que tinha por tras Carneiro Vile-
la; era a transferencia da redagao e escritorio para o n°. 17, 
1° andar, da mesma rua. A 4 de junho de 1898, em substi-
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tuigao ao "Garnet", mantido ininterruptamente, apareciam 
as "Prosas", em rodape da primeira pagina, com a assinatura 
de Julio Cesar (outro pseudonimo de Landelino Camara), que 
dizia tratar-se de uma "segao prosaica, singela e inocente, 
democrdtica e despretensiosa"; jamais foi interrompida en-
quanto viveu o periodico. Eram divulgados, entao e a seguir, 
poemas do mesmo Landelino Camara, que ainda assinaria, a 
31 de dezembro de 1900, a materia "Homenagem da Era No
va a Cristo Redentor", ocupando toda a primeira pagina, cir-
culada de vinhetas. 

O orgao catolico manteve, sempre, posigao de revolta 
contra os governos republicanos, a exemplo do editorial de 
saudagao ao Ano Novo, na primeira edigao de 1900 (12 de 
Janeiro), em que escreveu o articulista: 

O que se ve e o desvario a campear nas esferas gover-
namentais; e a falta de criterio e de escriipulos naqueles que 
se arvoram em diretores politicos; e a vinganga pequenina 
e torpe por parte daqueles que deviam dar exemplos de mora-
lidade e cordura; e a paixao partidaria a cegar ate os deten-
tores do poder publico!" 

"A lei continua a ser um simples ornato institucional; 
cada qual a torce a merce de seus interesses". 

"O poder publico procura impor-se pelo terror, alarman-
do as populagoes, esmagando as liberdades publicas". 

Permanecendo as dificuldades financeiras, Era Nova viu-se 
na contingencia de encerrar as suas atividades, o que fez com 
a edigao de 20 de julho de 1901, na qual, Monsenhor Fran
klin, em longo artigo de despedida, declarou nao poder con-
tinuar em circulacao o semanario devido a impossibilidade 
de conseguir recursos financeiros. Aos apelos que fizera, nao 
correspondeu o contingente prestado, de tao insignificante. 
Nao tinha, portanto, outra alternativa senao parar, ate que 
fosse possivel regularizar a situacao economica. 

Por sua vez, na ultima de suas "Prosas", firmando-a 
com 0 proprio nome, declarou Landelino Camara: "Que pena 
tenho eu de ve-las extintas, ainda tao novas, por culpa toda 
desses assinantes que nao pagam o jornal !" (3). 

Alem de outros colaboradores, antes mencionados, desta-

(3) No mesmo artigo, narrou Landelino Camara que, certa vez, em 
amistosa conversagao, dissera o Bispo D. Joao Esberard ao Monsenhor 
Franklin: 

— "Vigario, vende a ultima cadeira de tua casa, mas sustenta a Era 
Nova!". . . . 
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caram-se Manuel Buarque, Olimpio Bonald (poesias), Alfre
do Gaspar e Paulino de Brito, poeta amazonense. 

Mais alguns meses, Era Nova reapareceu, como diario, 
no dia 8 de Janeiro de 1902, tendo como redatores Monse-
nhor Augusto Franklin Moreira da Silva, tambem fundador 
e proprietario; Alcedo Marrocos e Landelino Camara; com 
escritorio, redagao e oficinas situados no Cais da Regenera-
5ao (atual avenida Martins de Barros) n.° 28, adotando a 
seguinte tabela de assinaturas: ano — 24S000; semestre — 
12$000; para o interior: ano — 27S000; semestre — 14$000. 

Em seu artigo-programa, dizia a folha vespertina que 
OS governos, apos o advento da Republica, se achavam "dl-
vorciados da opiniao publica"; que reinavam "a prepoteri-
cia e OS crimes dos seus detentores", so restando "aos oprimi-
dos o apelo platonico a publicidade das gazetas", enquanto 
pelo menos nao despertavam "as energias da alma popular", 
fazendo "a miseria explodir e alastrar-se a revolugao", que 
]k era prevista. Dai "porque — acentuou o articulista — 
como bons brasileiros e bons catolicos", promoviam seus 
redatores o reaparecimento da Era, Nova, que "vem pedir 
modestissimo lugar entre os que nao sacrificam ao exito, e 
preferem, as apostasias faustosas, a farta ceva orcamentaria 
ou as comodidades e gloriolas do poder, o sonho de uma 
pdtria grande e feliz como a conhecemos em outros tempos". 

Apresentava-se, pois, na arena, como "campeao da reli-
giao e da politica", reagindo contra as calamidades que en-
volviam o pais em completa ruina, assim concluindo: "Cato
licos, reclamamos, pois, a religiao em toda a sua pureza, res-
taurada em suas prerrogativas e seus direitos, reconhecida 
como religiao oficial, desoprimida de linstitutos civis que 
ferem o dogma e a doutrina; brasileiros, reivindicamos a 11-
berdade de outrora, almejamos os perdidos prestigio e pros-
peridade nacionais". 

Formato grande, paginas a seis colunas de doze ciceros, 
adotou o padrao diario de quatro paginas, mais de metade 
constituida de anuncios. Sob o titulo "Reclamagoes", come-
cou uma segao especial para receber a colaboragao do povo, 
que poderia denunciar "qualquer abuso nocivo ao bem pu
blico", inclusive "nos servigos a cargo do governo". Princi-
piou, igualmente, a divulgar a novela "O Invejado", autoria 
de Afonso Celso. E Joao Luis restabeleceu o "Carnet", expli-
cando, em meio a longa estirada de apresentagao: 

"Eu nao pretendo nada mais do que comentar os fatos 
que se forem realizando nesse periodo de suprema agonia; 
nao com apostrofes ponteadas de indignagao; nao com aque-
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le latego que, um dia, o Patrocinio agitou contra os republi-
canos de Sao Paulo, e, no dizer dele, devia produzir gilvazes 
regeneradores; mas com um pouco de riso, porque todos os 
fatos desse regime tem o seu lado comico". 

Como bom porta-voz da Monarquia, Era Nova inseriu, 
ainda no primeiro numero, substancioso comentario sobre 
o falecimento de Pedro II, "um dos mais belos vultos da 
humanidade", frisando que "a sua morte trouxe o desaba-
mento de grande parte do edificio nacional". 

Jornal bastante noticioso, veio a divulgar, a par de edi-
toriais e sueltos, algumas notas "Para rir". E teve excelentes 
colaboradores, como Caspar Uchoa, Americo Werneck, com 
aser ie de longos artigos anti-republicanistas "Ecos da Multi-
dao", enviados de Aguas Virtuosas; Carlos de Laet e Candido 
de Oliveira, em transcricoes d'O Combate, do Rio de Janeiro. 
No mes de marco, criou a secao "Ecos e Boatos", assinada por 
Vox Populi. 

A 7 de abril apresentou o editorial "Escala de infortii-
nios", em que se liam, entre outras apostrofes: A "situagao 
economica (de Pernambuco) causa verdadeira dor"; o "Te-
souro assemelha-se ao cofre de um nagociante falido"; "os 
servicos publicos acham-se paralisados"; "o comercio, a in-
dustria e a lavoura, em situacao apavoradora, submetidos 
a tributes pesadissimos"; e, "alem da miseria e da fome", 
havia o "alarma da peste negra". 

Em sucessivos comentarios, focalizou, sobrctudo, a situa
cao federal, onde dizia reinar o "regime da bambochata", em 
plena desmoralizagao da Repiiblica". 

Noutro de sens fulminantes artigos, a 7 de julho, comen-
tava: ". . .toca ao maior extremo o desespero do povo", acen-
tuando que o funcionalismo era pago com apolices depre-
ciadas e que o Gcvcrnador Goncalves Ferreira, "sindico de 
casa falida", praticava a politica de esbanjamentos. 

Ja no ultimo mes, surglram as cronicas intituladas 
"Parolas", de Clemente Aires, e, como compensacao a ma
teria politica e a rcligiosa, que tambem nao era descurada, 
embora em menor dose, o vespertino inseria poesias de au-
tores diferentes. 

Voltando as dificuldades financeiras. Era Neva nao p6-
de prosseguir, vindo a encerrar sua Jornada com o n°. 168, 
de 2 de agosto de 1902 (4). 

(4) Alfredo de Carvalho registara, nos "Anais", a data de 5 de agosto, 
no que foi seguido por Sebastiao Galvao ("Dicionario"), mas este trocou 
o ano pelo de 1892. 



3 3 0 LUIZ DO NASCIMENTO 

Francisco Nogueira de Sousa, proprietario da oficina 
onde se imprimia o vespertine, foi um dos redatores, ate 6 
de margo, quando faleceu, tendo Antonio de Sa servido na 
parte financeira (Bib. Pub. Est. (5) . 

1892 
JORNAL DO COMMERCIO — Dianio apolitico, de a-

gradavel feigao material, nitida impressao e formato de 52 X 
35, a cinco colunas de 12 ciceros e quatro paginas, iniciou 
sua circulacao a 2 de marco de 1892, confeccionado em ofi-
cinas proprias, instaladas, mais o escritorio e a redagao, a 
Praga da Concordia (atual Joaquim Nabuco) n°. 5. Reda
tores: Clovis Bevilaqua, Adolfo Cime, Lourengo Cavalcanti 
e Machado Dias. Tabela de assinaturas: para a cidade: ano 
IGSOCO; scmestre — 8S000; trimestre 4$000; para o interior: 
18S000, 9S000 e 4S500, respectivamente. Vendia-se a 60 reis 
o numero avulso. 

O artigo principal, a guisa de programa, prometia: "1.° 
— completa e absoluta lealdade na exposigao de nossos pen-
samentos, dizendo ao povo somente a verdade, ou pelo me-
nos o que julgamos tal; 2°. — a repugnancia a tudo que 
referir-se a questoes de politica local, na qual nao queremos 
nem devemos envolver-nos, mesmo porque nao temos nem 
pretendemos ter ligagao alguma com qualquer dos grupos 
que hoje se dizem politicamente organizados no Estado. 
Em resume, nao sonios politicos". 

Entretanto, nao renunciava o "direito que assists a to-
do cidadao de conhecer e estudar os negocios politicos do 
pais e emitir sobre eles sua opiniao. A alienacao desse direito, 
por qualquer orgao da imprensa, importa, nas atuais condi-
coes, em verdadeiro crime de leso-patriotismo, em que nao 
devemos incorrer". 

Outro objetivo mais direto, consubstanciado no proprio 
titulo, era "a defesa dos intcresses do comercio", o mesmo 
que dizer: "pugnar pelos direitos do povo, pelo progresso 
material e moral do pais". 

Ao editorial seguiu-se "A licao dos fatos", inicio de uma 
serie de artigos assinados por C. B., vindo apos a "Politica 

(5) A colcgao da Biblioteca Piiblica do Estado acha-se desfalcada dos 
comprovantes referentes ao periodo de 1892, tendo side posslvel consulta-
los no arquivo do Bispado de Pesquei ra . 
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geral", outra serie, em que A. C. procuraria "esteriotipar, fi-
elmente, o nosso estado politico e economico, estudar-lhe 
as causas produtoras e, pelomenos, despertar a' atengao dos 
competentes sobre a aplicagao dos meios conducentes a uma 
melhor situacao". Ainda comegando na primeira papina, 
lia-se longa cronica sob o titulo "Em varios tons", assinada' 
tambem, por C. B . , cujo programa rezava: "Literatura, po-
litica, administragao, as mil faces da vida comum aqui te-
rao ingresso, trazendo, com suas peculiaridades, os cambi-
antes necessarios para dissimular a monotonia das narrati-
vas". 

A primeira pagina trouxe, mais, um folhetim. Na 
segunda, apareciam "Ciencias e Letras", comegando pelo 
artigo "Espiritismo e Psiquiatria", de Cesar Lombroso, 
traduzido por A. Filho; "Notas historicas", por F. A. Pereira 
da Costa; e finalmente, a "Parte Noticiosa", bastante defi-
ciente, seguida, na terceira, da "Revista Comercial" e de 
anuncios, estes, inclusive, ocupando toda a quarta pagina. 

A partir do segundo numero, comegou uma segao de 
Literatura, em verso e prosa, nela se destacando Costa Ne-
to, Joao Cabral, Artur Lemos, Antonio Sales, Anisio de A-
breu, Fernando de Castro, Virgilio Varzea, Eurico Vitruvio, 
Domingos de S. Leao de Barros Rego, etc. 

Veio, depois, a "Secao Alegre", para amenizar as digres-
soes sobre alta politica e ciencias. Na edigao de 22 de marge 
estreou a "Parte Oficial", constante de atos e despachos do 
governo do Estado. Divulgava telegramas extraidos dos dia-
rios da vespera. 

Ja no mes de marco, o Jornal do Commerci.') melhorou o 
noticiario, extinguindo, pouco a pouco, as prolixas secoes dos 
primeiros dias e os artigos cientificos; sem faltar, porem, 
o editorial, em torno de assuntos os mais variados, assim co-
mo transcricoes liierarias e o folhetim. , 

Foi breve, todavia, a vida do matutino, que chegou ao 
fim ja sem o concurso do redator Machado Dias, achando-se 
ausente Clovis Bevilaqua. O ultimo numero divulgado foi o 
de 15 de maio, tendo circulado, ao todo, 58 edigoes (Bib. Pub. 
Est.). 

COMMERCIO DE PERNAMBUCO — Matutino de gran-
de formato, seis colunas de composigao, comegou a publicar-se 
no dia 21 (1) de marco de 1892, sendo propriedade da "Em-

(1) Nao no dia 22, como registou Alfredo de Carvalho, nos "Anais", 
nem no dia 12, conforme consta do "Dicionario" de Sebastiao Galvao. 
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presa Jornalistica do Brasil", pertencente a Antonio Minervi-
no de Moura Scares. Diretor-redator-chefe — Antonio Go
mes Pereira Junior; secretario — Corbiniano de Aquino Fon-
seca, funcionando a redacao na rua 15 de Novembro (atual 
do Imperador) n°. 69. Escritorio e oficinas no Cais da Rege-
neragao (atual avenida Martins de Barros) n°. 60. Assina-
tura trimestral — 4S000, acrescidos de S800 para fora da ci-
dade. Prego do exemplar — 60 reis. 

A edigao de estreia saiu com seis paginas, a primeira das 
quais contendo um indice Alfabetico do Comercio, Industria, 
Artes e Profissoes; quatro outras repletas de anuncios e 
somente uma — a segunda — dedicada a materia redacional, 
incluindo informacoes comerciais. 

Surgiu o Commercio de Pernambuco, consoante o artigo 
de apresentacao, "inspirado nos verdadeiros principios do jor-
nalismo livre e independente", lendo-se mais adiante: "Inter-
pretar com fidelidade o pensamento do comercio; indicar as 
suas neccssidades, defender os seus interesses menosprezados 
pelos representantes do poder publico, quaisquer que eles se-
jam, ou se trate de ofensa aos direitos de toda a coletividade, 
ou de uma parte dos que exercitam o comercio; exigir as pra-
ticas adaptaveis a sua evolucao progressiva, no regime da 
mais completa e imperturbavel liberdade, no dominio da 
situacao garantidora da maxima felicidade nacional, consti-
tui, em largos traces, a divisa do Commercio de Pernambuco, 
traduz os desejos sinceros que Ihe deram a existencia e a for-
ga que impele ao futuro. Lutaremos na imprensa sob os in
fluxes dessa legenda honrosissima que envolve a defesa dos 
direitos e interesses de todas as classes ativas e preponderan-
tes da sociedade e constitutivas do povo e da patria". 

Depois de fazer a apologia do comercio, como "grande 
propulsor da prosperidade dos povos", acentuou o articulista: 
"Completamente neutro entre os partidos, o orgao da im
prensa que hoje enceta a sua vida jornalistica nao se inscre-
ve nas fileiras de nenhum deles, fi neutro e a sua neutralida-
de absoluta sera mantida como um compromisso de honra!" 
Entretanto, nao se furtaria a "livre critica dos atos do gover-
no" e, por outro lado, esforgar-se-ia para que a soberania na
cional viesse "a ser uma realidade no Brasil". 

Continuou com quatro pagignas, a primeira ocupada 
pelo "Indice Alfabetico" durante alguns dias, sendo depois de
dicada exclusivamente a anuncios, em igualdade com a quar-
ta, enquanto a parte principal se transferia para a segunda, 
tomando, as vezes, duas ou tres colunas da terceira. 

Alem do editorial, focalizando problemas nacionais ou 
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regionais, de natureza politica ou economica, seguiam-se: ar-
tigo assinado, poesia, comentarios sobre financas, noticiario 
geral, batido, e o folhetim, iniciado com o romance "Daqui 
a cem anos", de Eduardo Bellamy. A Agenda Havas forne-
cia servigo telegrafico de pequeno porte. 

Foram primeiros colaboradores intclectuais, em prosa: 
Angelo do Amaral; Euclides Fonseca, na especialidade musi
cal; Rodrigues de Carvalho, Luis Lobo, J . Lucas da Camara 
e outros; em versos: Demostenes de Olinda, Augusto Aristeu, 
Joao Barreto de Meneses, Corina de Alencar, Celso Vieira, Dias 
Barroso e Epaminondas de Albuquerque, a que se seguiram, 
alternadamente, meses a fora, Luis Guimaraes Junior, Caspar 
Guimaraes, Pinto de Abreu, Faria Neves Sobrinho (inclusive 
assinando "Cartas Literarias"), Franga Pereira, Joao Diniz, 
Carlos Mariz, Teotonio Freire, Gomes Leal, etc. Comecou a 
4 de maio a segao "Bocejos", em quadras de sete silabas, a car
go de Mercurio. 

Apos OS primeiros meses, a Empresa Jornalistica passou 
a propriedade de Luis Cavalcanti de Albuquerque Brito, ten-
do sido o redator-secretario substituido por Antonio Miner-
vino de Moura Filho. Administrador das oficinas: Eugenio 
Mendonca. 

Adotando sempre linguagem serena e doutrinaria, o edi-
torialista escreveu, sob o titulo "Imprensa", vinte comenta
rios, entre os meses de agosto e setembro, contestando "insi-
nuagoes malevolas" d'A Republica. 

Com a mesma epigrafe, loram divulgados mais 25 co
mentarios, a partir de 18 de fevereiro de 1893, em defesa de 
acusagoes formuladas por A Provincia, que tambem Ihe fize-
ra restrigoes a neutralidade politica. 

Em artigo comemorativo do primeiro aniversario, (21 de 
marco), lia-se: "Propagando a verdadeira doutrina em qual-
quer das multiplas ramificagoes em que se reparte a ciencia; 
encorajando a atividade para veneer pelo trabalho todos os 
problemas de que depende a felicidade individual e social, 
indispensaveis ao desenvolvimento da riqueza particular e 
piiblica; impulsionando as classes inteligentes e preponderan-
tes, incumbidas de travar com heroismo incomparavel as lutas 
nobilitantes que apressam as conquistas pacificas do pro-
gresso; reprimindo os desvios dos poderes publicos represen-
tantcs da soberania do povo na organizagao do Estado, indi-
cando-lhes o verdadeiro norte, guiando-os e aconselhando-os 
lealmente; defendendo as vitimas da prepotencia dos agentes 
da autoridade, salvaguardando todos os direitos e todas as 
legitimas conveniencias da sociedade, todas as aspiragoes, 
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obedecendo em tudo as prescrigoes da verdade e da justiga e 
a uma intuigao predominante, especialmente benefica, o 
Commercio tie Pernambuco respeitou o seu programa e hon-
rou a imprensa, tornando-se digno dela (2). 

"Ate hoje, nao nodoaram as suas paginas palavras nem 
acepgoes mesmo ligeiramente indecentes; nem deslustraram 
as suas colunas as manifestagoes condenaveis do despeito, da 
inveja, da inverdade, da injuria, calunia ou injustiga, nem as 
pretensoes do partidarismo que tudo desvirtua e perverte". 

A ditadura militar, em que o pais se achou mergulhado, 
mereceu do matutino longa serie de editoriais, vasados em 
linguagem energica, a exemplo do de 1 de agosto de 1893, que 
aludiu aquele periodo "repleto de violencias, de perseguigoes 
de toda ordem, na quase totalidade dos Estados, onde impera 
a vontade prepotente dos individuos que governam", onde "a 
lei so existe para ser escarnecida e conculcada". 

Aludindo aos "tiranos que se armaram a custa do suor 
do povo, para satisfazerem a veleidade de se fazerem temi-
dos", acentuou o articulista: "Verdadeiros criminosos para 
a democracia republicana, eles esforgaram-se tenazmente a 
fim de afrontar e comprometer os seus sublimes principios. 
Fizeram da Republica um governo odioso e repugnante para 
o povo e uma especulagao util e vantajosa para si". 

Mais adiante: "Negro espago de tempo em que todas as 
miserias se urdiram para deprimir o credito, para macular a 
alma santa da patria e mergulha-la nos abismos insonda-
veis da agonia. Horrorosa provacao foi esta em que a forca 
da espada se impos a magnanimidade de um povo heroico e 
vilmente explorado". 

Concluiu com uma exaltagao a Minas Gerais, que "salvou 
a causa da democracia e constituiu-se o linico estado do Bra-
sil em que a Republica se tornou o governo do povo pelo povo, 
o regime por excelencia da ordem e do progresso". 

Nao circulou no periodo de 2 a 11 de agosto. Reapare-
cendo, criticou, meses a fora, a ditadura, "causa genitora de 
todos OS males" (edicao de 1 de dezembro), entre os quais 
ajuntou a revolta da esquadra. 

Em data de 29 de setembro, o prego do exemplar aumen-
tou para 100 reis. Ja custava 80 reis desde 1°. de Janeiro, quan-
do a assinatura trimestral tambem subira para 5^000, con-

(2) Durante a gestae de Pereira Junior, o Commercio de Pernambuco 
mantevc um principio de etica, segundo o qual seus reporteres nao davam 
a publicidade nenhum caso de suicidio. 
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tando-se mais S800 para fora da cidade. A epoca, comegaram 
a aparecer estudos historicos de F . A. Pereira da Costa. 

Ocorrendo a suspensao d'A Provincia e violencias poli-
ciais contra os respectivos redatores, o Commercio de Per-
nambuco ergueu "solene e altivo" protesto, na edigao de 15 
de novembro de 1893, atraves da coluna intitulada "Impren-
sa", terminando por fazer um apelo a todos os jornais da ca
pital, no sentido de suspenderem a circulacao, em sinal de 
solidariedade, enquanto nao fosse "respeitada a liberdade de 
impiN^nsa". 

Concretizando o protesto, o matutino cerrou suas portas, 
o que valeu algumas horas de prisao ao redator-chefe Perei
ra Junior. Conduzido a presenga do questor Julio de Melo 
Filho, este fez-lhe ver a inconveniencia de sua atitude, nao 
o demovendo, entretanto, da resolugao tomada. Embora com 
unico apoio da Gazeta do Recife, jornal neutro, o Commercio 
manteve-se suspense, so voltando a circular no dia 24, por 
instancias do General Leite de Castro, comandante das forgas 
federals em Pernambuco. 

Prosseguindo, na referida data, as consideragoes da segao 
"Imprensa", "a mais respeitavel e grandiosa das institui-
goes", acentuou o articulista: "...nao ha caso algum que jus-
tifique o atentado a existencia do jornal, seja qual for o seu 
desvio, assim como nao ha hipotese que determine o ataque 
a soberania". 

Sob a mesma epigrafe, numerados, continuaram, meses 
seguidos, entrando pelo ano seguinte, os comentarios em 
torno da imprensa, com carradas de doutrinagao no tocante 
aos direitos, deveres e etica do jornal e do jornalista. No 58°. 
artigo dessa terceira serie, inserto na edigao de 8 de fevereiro 
de 1894, lia-se, a proposito: 

"Nao ha muito tempo, o nosso colega e redator-chefe foi 
intimado a comparecer em juizo, a requerimento de membros 
da diretoria da importante Associagao dos Empregados no 
Comercio de Pernambuco, a fim de exibir o autografo relati-
vo a publicagao autorizada por individualidades pertencentes 
a mesma classe que aquela sociedade representa. O artigo nao 
continha expressoes indignas da imprensa, mas a diretoria 
julgou-se com o direito de responsabilizar este orgao da im
prensa ou OS autores, cujos nomes nao foram publicados". 

"Resolveu o nosso colega e redator-chefe nao atender a 
intimacao e deixar de comparecer em juizo, recusando-se a 
apreserltagao do autografo, para que a responsabilidade re-
caisse exclusivamente sobre a sua pessoa. Em vez de fugir h 
responsabilidade, procurando fazer com que ela recaisse so-
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bre OS autores da publicagao ineditorial, preferiu tornar, des-
de logo, bem patente que existe no Commercio de Pemambu-
co a perfeita responsabilidade redatorial efetivada perante 
c direito e a justica, estendendo-se a secao ineditorial". 

Depois disso, o jornal entrou a divulgar, continuamente, 
com a assinatura do seu diretor, a seguinte nota solta: "Com 
a responsabilidade da diregao redacional em todas as segoes 
editorials e ineditoriais". 

O articulista de "Imprensa", dando curso as suas ideias 
doutrinarias, entremeadas de recriminacoes, voltava-se, no 
principio de junho, contra "as ofensas levianas" da Gazeta 
da Tarde (3), que arremessara sobre o Commercio "insinua-
coes verdadeiramente disparatadas", no tocante a sua atitude 
de absoluta reprovagao a revolta da esquadra brasileira. Con-
denou, na edicao do dia 30, "mais um deploravel desvio do 
jornalismo desorientado"; aludindo aquele orgao. 

Tendo abordado todos os aspectos da vida jornalistica, 
com seus pros e contras, focalizando e censurando as ameacas 
e perseguigoes aos periodistas (4) e aos jornais da oposigao, 
a serie "Imprensa" concluiu com o n.° 200 (duzentos comen-
tarios!), a 9 de agosto, frisando que a imprensa "paira sobre 
tudo quanto se acha instituido no seio da humanidade, por-
que todas as aspiragoes e destinos se refundem com a mais 
fulgurante harmonia no seu ideal". 

A empresa criou uma edigao vespertina, que, estreada 
a 30 de junho, teve poucos dias de vida (ver pag. 353). 

Voltou a manifestar-se a coluna "Imprensa", com dez 
comentarios, a partir de 16 de outubro, reprovando o fato de 
o redator-chefe do matutino ter sido chamado ao palacio do 
governo, para dar explicagoes, porque divulgara, com anteci-
pacao, que o governo iria proibir as festas publicas projetadas 

(3) Na sua edigao de 8 de junho dc 1894, escreveu a Gazeta da Tarde, 
enfadada com "tao monotona doutrinagao": 

"Devemos por ponto final nas palavras que temos trocado com o 
Commercio, pois ja de nos se apodera o medo dc que o contemporaneo, 
exausto do assunto, segure na manila que involuntar iamente Ihe esten-
demos e realeje a paciencia popular tao cansada com os seus cento e 
cinquenta e um artigos sobre imprensa" . Frisou, a seguir, que "muito 
pudor nem sempre e denunciante de vir tude", pouco valendo as suas 
"pureza de imprensa", "missao sublime da imprensa", "principios santos 
da imprensa" . . . 

(4) Po rque escrevera dois artigos, na par te ineditorial do Commercio 
de Pemambuco, demonstrando a "mediocridade politica" de Cupert ino 
Coelho Cintra diante do grande vulto de Mart ins Jun io r no Congresso 
Nacional, foi o jornal is ta M. J . Scares Guimaraes , a 29 de julho, a r r an -
cado do lar e custodiado na Casa de Detengao, pelo espago de quatro dias. 
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para o dia da chegada do Rio de Janeiro do lider politico Jos6 
Mariano, de volta da prisao. 

Havia, tambem, fora o artigo de fundo, que tratava de 
assuntos os mais diversos, a segao "Marca", destinada a verbe-
rar "as manifestagoes repugnantes do jornalismo". Muitas 
vezes foi "marcado" o Jornal do Recife e, a partir de 27 de 
outubro, grandes "marcagoes" atingiram o Diario de Per-
nambuco, "desnaturado orgao de corrugao", a proposito do 
espaldeiramento do povo pela policia, travando-se, a respeito, 
dura polemica. 

A coluna "Imprensa" reapareceu, com outra serie de co-
mentarios, a 20 de dezembro, condenando a destruigao da 
Gazeta da Tarde, pela policia, e enaltecendo Floriano Peixo-
to. "que deixou o poder sem jamais ter consentido na destrui-
gao de um so jornal em todo o pais". No dia seguinte decla-
rava o articulista: "Iniciando o seu piano de perseguigoes, 
o ditador chamou redatores a sua presenga, prendeu-os, 
suspendeu jornais, mas nao pode destruir um so ate 15 de 
novembro !" 

Novo prego de assinaturas estabelecido a partir de 1895: 
trimestre — 5$500; para fora da cidade — 6$000. 

A segao "Imprensa" extinguiu-se com o comentario de 
8 de Janeiro de 1895, todo ele dedicado ao reaparecimento da 
Gazeta da Tarde, com palavras de extrema simpatia ao colega 
e de acres censuras ao "governo inimigo da liberdade". Pros-
seguiu, contudo, a "Marca", que empreendeu dura campanha 
contra o vespertine O Estado, ao qual chamou, na edigao do 
dia 15, "orgao do jornalismo pornografico", travando-se aze-
da contenda entre os dois diarios, a proposito da politica es-
tadual, o que durou varies meses. 

Diante do assassinio de Jose Maria de Albuquerque Melo, 
diretor d'A Provincia, deixou o Commercio de circular de 5 a 
9 de margo, retornando no dia 10, quando verberou o atenta-
do, cuja responsabilidade atribuiu ao governador Barbosa 
Lima. 

Comemorando a data do aniversdrio de sua fundagao, 
a 21 de margo, a folha passou a ser impressa em papel roseo, 
"uma cor — segundo foi publicado — que proporciona me-
Ihor acomodagao a vista". Cerca de um ano depois, voltava ao 
papel comum. 

Em editorial de 28 de junho (1895), lia-se: "O governo 
que desorganiza e infelicita o Estado tem chegado a conse-
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quencias ruinosas"! E, novamente sob o titulo "Imprensa", 
anunciou que "o governo despotico resolveu exercer novas per-
seguiQoes", citando, a proposito, o caso de os jornais oposicio-
nistas haverem deixado de circular, algumas vezes, devido a 
ameagas e "falta de garantias de especie alguma, sob a imi-
nencia de todos os perigos". 

Ainda em julho continuavam as ameagas a imprensa, por 
parte do governo, assunto principal do Commercio, nem sem-
pre atingido por elas. Mas a situagao melhorou no mes se-
guinte, passando os editorialistas a ocupar-se de assuntos ge-
rais, noticiando acontecimentos regionais e internacionais, 
lendo admitido, em dezembro, A. Lorette, como correspon-
dente, em Paris, para anuncios. Vinha saindo a cronica lite-
raria "Aos domingos", ora sem assinatura, ora assinada por 
Francisco Augusto Pereira da Costa Filho. 

Emprestando, sempre, a Imprensa o melhor lugar entre 
todas as instituigoes do mundo, o Commercio de Pernambu-
co, em longo artigo sobre o Ano Novo, na edigao de 1 de Ja
neiro de 1896, assim se manifestou, em meio a longa serie de 
consideragoes e augurios: 

"Reflete a imprensa essa benefica irradiagao que o pri-
meiro dia da era nova projeta na humanidade. Consubstan-
ciacao das suas energias, das suas grandezas e sublimidades, 
a imprensa, nos seus anelos de incomparavel pureza e bon-
dade, estremece pela sorte do homem, da familia, da socieda-
de e da patria". 

Ja Correia de Araujo no governo do Estado, assumiu a 
propriedade da folha, a 20 de maio, Antonio Americo Carneiro 
Pereira, novo dirigente da "Empresa Jornalistica do Brasil". 
Nesse mes e durante julho foram desferidas mais dezenove 
"marcas" contra o JOrnal do Recife. 

Em principio de agosto, a diregao ofereceu um premio de 
20$000 ao autor de pequeno conto original que fosse "digno 
da imprensa, escrito perfeitamente de acordo com o progra-
ma do Commercio de Pernambuco", a juizo da redagao. Con-
correram varies plumitivos, sendo premiado e publicado o 
conto "Os emigrantes", de Franga Pereira. 

Na qualidade de redator especializado, Euclides Fonseca 
vinha escrevendo seguidas cronicas musicals. E desde o princi
pio do ano, aparecia, diariamente, uma nota redacional sob 
o titulo "Agucar", em defesa desse produto, campanha que 
continuou ate o fim do ano seguinte, alem da segao "A La-
voura". 

A "Marca" do dia 8 de dezembro dizia que o Commercio 
estava sendo objeto de perseguigao, no Foro, "pela inversao 
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acentuada das formalidades processuais para atender-se a in-
confessaveis interesses". Pretendia-se que o jornal deixasse o 
predio onde se achava instalado havia cinco anos, sem a mini
ma indenizagao de bemfeitorias no valor de alguns contos de 
reis. Ocorreram "marcas" contra o desembargador Joaquim 
da Costa Ribeiro e outros juizes do Tribunal de Justiga, cuja 
maioria votou favoravelmente ao despejo. Assim e que, dada 
a edigao do dia 27, sob protesto "por perdas e danos" contra 
"a agao iniquia", transferiu-se a empresa para a rua Duque 
de Caxias n°. 33, onde ficaram instaladas a redagao e ofici-
nas. 

Ressurgiu o matutino a 10 de Janeiro de 1897, tendo a 
assinatura trimestral majorada para 6S000 "in loco" e 7$000 
fora da cidade, sem mais alteragoes. A partir de fevereiro, ini-
ciou Pereira da Costa Filho a cronica diaria "Casos e Coisas", 
abordando temas os mais diferentes, inclusive internacionais 
e I.iteratura. Esteve a seu cargo, igualmente, a "Critica Tea-
tral". 

A "Marca" de 19 de maio, em tipo 12, negrito, denuncia-
va, sensacionalmente, que "os deputados do Congresso do Es-
tado apresentaram um projeto aumentando o numero e ele-
vando de 20$000 para 30$000 os subsidies diarios, quando de-
viam renuncia-los". 

Numerosos editorials foram dedicados a guerra de Canu-
dos, ate a vitoria da legalidade, conseguida em outubro, pelo 
General Artur Oscar, que mereceu grandes encomios do arti-
culista e retrato com alegoria na primeira pagina. 

Durante os meses de agosto e setembro, travou-se serio 
debate com A Provincia, principalmente com o respective re-
dator-chefe, Artur Orlando, tendo Pereira Junior ressaltado 
servigos que prestara, nas "crises mais angustiosas" da exis-
tencia daquele jornal, que o vinha atacando, sem motivo 
aparente, com "depravagao de linguagem". 

Na edigao de 16 de dezembro veio a criar-se a segao "Por 
alto", "um pouco de fantasia", destinada a amenizar o pro-
saismo da nossa vida burguesa, salpicada, aqui e all, de poli-
ticagem pequenina e ridicula". Comegada por Orestes, teve a 
assinatura, alternadamente, de Pylades, pseudonimos, res-
pectivamente, de Olimpio Galvao e Celso Vieira. O segundo 
dos cronistas, ao apresentar-se, no segundo dia, escrevera: 
"Orestes fez um aceno a forga de meu brago, um apelo ao 
vigor do meu espirito para combates da ideia", concluindo: 
"Aqui estou, leitores, aqui estou e vos aperto a mac com a 
franqueza e a lealdade proprias do maior amigo de Orestes". 
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Cronicas leves, do melhor sabor literario, nao passaram, con-
tudo, dos primeiros meses do ano seguinte. 

Novo redator foi admitido a 19, ainda de dezembro: Fran
cisco Nogueira de Sousa. E pela primeira vez, na edigao de 
25, o Commercio de Pemambuco exibiu alegoria de Natal, 
que ocupou toda a pagina de frente, em homenagem ao nas-
cimento de Cristo. O mesmo foi feito nas edigoes de Ano Novo 
e de 6 de Janeiro de 1898, em honra dos Reis Magos, este ul
timo desenho assinado por G. F. Barbosa, possivelmente o 
autor dos dois anteriores, dada a semelhanga do trago a 
oral on, todos de grande efeito. A 3 de fevereiro ocorreu uma 
edigao especial, dedicada as solenidades da aposigao da placa 
comemorativa, na Praga da Soledade, da morte de Nunes Ma-
chado, 0 martir da Revolugao Praieira de 1848-49. 

As "Marcas" voltaram-se, novamente, contra o Jomal 
do Recife, que nao tinha, conforme a de 6 de margo, "o proce-
dimento correto do Diario de Pernambuco". 

A 21 do referido mes, grande alegoria, desenho de Eduar-
do Fonseca, na primeira pagina, assinalou o 6°. aniversario 
do orgao, ladeada de motives de jornal, tendo ao centro re-
tratos dos redatores principals: Pereira Junior, Celso Vieira, 
Adelino Costa e Olimpio Galvao. Na segunda pagina distri-
buiam-se cinco diferentes comentarios sobre a data, um dos 
quais dizia que o Commercio de Pernambuco era o reduto 
onde se acastelava "a imprensa contra as perversoes de toda 
natureza", adiantando que a travessia fora "muitas vezes 
procelosa, raras vezes serena, pelo revolto mar da publici-
dade". 

Logo mais, por motive de somenos, era afastado o poeta 
Celso Vieira, assim "marcado" na edigao de 27 de margo: 
"mais um Judas expulso desta redagao". 

Tres dias apos, o primeiro editorial considerava finda a 
diregao redacional atuante desde a fundagao da folha, agra-
decendo os services prestados por varios confrades, entre eles 
Aires de Albuquerque Gama e Machado Dias. 

Ligeiramente suspense, reapareceu e Commercio de Per
nambuco no dia 5 de abril, "inteiramente refundido e linica-
mente inspirade nos principles que regem a imprensa livre e 
digna". "Despide de 6dios", apresentava come bandeira o "ra-
mo de oliveira, simbolo da paz e da concordia, esses dois fa-
torts pederosissimos da grande obra da imprensa". Sem liga-
gocs pelitico-partidarias, reservava-se, todavia, o direito de 
"acempanhar de perto os acentecimentos pelitices, estudan-
do-os, discutindo-os, cementando-es, sempre dentro dos limi-
tes" tragados, "na defesa sagrada dos direitos e interesses do 
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povo 6 da patria". Dedicar-se-ia, especialmente, ao com§rcio 
e a lavoura, fomentando-lhes o progresso, salientando as suas 
necessidades e, enfim, impulsionando-os. Proporcionaria aos 
leitores materia variada, pondo-os "ao corrente do movi-
mento e do progresso do mundo civilizado". Para isto, a par 
de competente corpo redacional, escolhera excelentes cola-
bovadores e ativos correspondentes telegraficos. 

Assinada por T. F . (Teotonio Freire), surgiu, nesse pri-
meiro numero da nova fase, a cronica "De alto a baixo", uma 
"secao endiabrada, que, a feigao da figura satanica da cate-
dral, rira constantemente da sociedade, pelo que ela tiver de 
risivel e de tolo. Sera um riso entre serio e jocoso, agora ri-
tus de labio em agonia, depois sorriso indulgente, outras vezes 
gargalhada franca de prazer, ou nervosa, de dor e desalento". 
"Nada de pesados estiroes, nem de dogmatismos enfatuados; 
fT ase leve e concisa como um aforisma de Hipocrates". 

Dizia ainda T. F . : "Havera, sobretudo, a necessidade de 
satisfazer a todos, desde o negociante ali da esquina, que de-
s°jara que os seus vinhos sejam anunciados, de sorte a pensar-
se no Chypre espumoso e opalino, que serviam as escravas das 
hetairas nos banquetes gregos, ate a senhorita Z. , que sus-
pirara de desgosto e mordera a polpa do labio, em raiva surda, 
se nao se falar em sua belissima toilette veludo granada, com 
arrepanhos de ramos de lilaz, ou de cetim creme enfeitado a 
rosas vermelhas, com que se tiver apresentado num dos aris-
tocraticos bailes do Internacional". Em conclusao: "Mas de 
entre a pilheria que casquina e a ironia que freme, procurarel 
salvar sempre da onda do tempo, que passa veloz, aquilo que 
trouxe o selo de duradouro, de bom, de civilizador, de utilita-
rio, tendo como lema para esta segao, despretensiosamente es-
crita, sem cuidados em lavores da forma, nem torturas do 
estilo, a significativa divisa de Saint-Beuve — a Verdade". 

Outra segao de cronicas intitulou-se "Vespas", cujo autor, 
C. v . , ou seja, Celso Vieira, que, na nova fase, voltara ao 
corpo redacional, declarava serem "inofensivas", adiantan-
do: "Senhores: torna-se imprescindivel uma fuzilaria vio-
lenta, uma campanha incessante, no livro, no panfleto, no 
jornal, contra os males, os vicios e os ridiculos da epoca. 
Dardos, azagaias, setas, farpas e chucos, tudo serve, tudo 
convem. Retesai o arco e despedi a flecha" (5). 

(5) Numa de suas "Vespas", escreveu Celso Vieira, a 27 de abril: 
" . . . a lei tura gratui ta de uma folha, que um vizinho condescendente em-
presta, 6 o aflitivo mal de todas as empresas jomalist icas, mal sem cura 
e sem alivio. Cada publicagao diaria possui, na m^dia, v in te leitores e m 
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Uma terceira segao, mas de versos de sete silabas, apre-
sentou-se na primeira pagina, sob o titulo "Variagoes", a 
cargo de Yetim (pseudonimo de Teotonio Freire) . Pereira 
da Costa Filho iniciou a serie de artigos "Mais uma guer-
ra", continuando, logo mais, com as "Notas do dia". Segui-
ram-se, na segunda pagina, notas e anedotas ou versinhos 
intitulados "De toda par te" . Depois, as "Noticias", em mate
ria batida, e as "Solicitadas", comecando os aniincios na 
terceira pagina, em cujo rodape vinha a segao "Comercio", 
nao faltando, igualmente, o folhetim, com romance da a tua-
lidade, como acontecia desde o primeiro niimero. 

Tendo como dijetor-proprietario Francisco Nogueira de 
Sousa, o corpo redacional ficou assim constituido: Alcedo 
Marrocos, Teotonio Freire, Celso Vieira e Pereira da Costa 
Filho, depois entrando Jose Henrique e, mais tarde, Miguel 
Barros. Ocupou a gerencia Jose Gitirana. 

Tornou-se o matut ino quase que exclusivamente litera-
rlo, salvantes o indefectivel artigo de fundo e o noticiario. 
Nao faltavam a prosa e o verso dos redatores, secundados por 
outros poetas, como Franca Pereira, B. Lopes, Costa Neto, Al
fredo de Castro, Aristeu de Andrade, Cruz e Sousa, Raimundo 
Correia, Faria Neves Sobrinho, Manuel Viotti, Alfredo Duar-
te, Domingos Magarinos e Olavo Bilac. 

A part ir de 23 de maio, passou a circular ininterrupta-
mente, sem excluir as segundas-feiras e os dias seguintes aos 
feriados e santificados, pratica que so durou ate 6 de setem-
bro, quando os tipografos e revisores se levantaram, exigindo 
o restabelecimento da folga nos dias consagrados ao descan-
so, a exemplo do que ocorria nos outros jornais. 

No segundo semestre de 1898 ocorreram algumas modifi-
cagoes, afastando-se o gerente e Celso Vieira, cuja segao "Ves-
pas" ja nao aparecia desde junho. A 2 de setembro suspendeu-
se, novamente, a publicagao, para voltar quatro dias depois, 
completamente refundida em sua parte grafica, adotando 
tipagem nova. Em nota redacional, declarava: 

"Dentro da orbita de seu programa, o nosso jornal sera 
um operario humilde, mas perseverante na obra dificil e 

cada assinante ou comprador. Entre nos, o fato assume car^ter epidd-
mico". E acentuou: 

"Ordinariamente, corre-se a esquina, a loja do cabeleireiro ou do 
perfumista, assinantes do Commercio, per exemplo, e ai devora-se a rica 
maionese dos telegramas, sorve-se o vinho oloroso do "Alto a Baixo", 
mordisca-se o pomio rubicundo e virgem da estrofe inedita, engole-se o 
noticiario, com a maior ligeireza e sem o menor escnipulo". 
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patriotica de regeneragao deste querido pedago do solo brasi-
leiro tao digno de melhor sorte". 

Nao se alterou a diregao, mas foi retirada do Expediente 
a nominata dos redatores. Perduravam, entretanto, a segao 
de Teotonio Freire e os artigos de Pereira da Costa Filho, sendo 
entao revisores M. Cavalcanti e Pedro Celestino. Apresentou 
a seguinte tabela de assinaturas: na cidade: semestre 
— 12$000; trimestre — 6$000; fora da cidade: ano — 
25S000; semestre — 14S000; depois, 13$000. 

Tornou-se o orgao quase que somente noticioso, sem ex-
cluir OS Atos Oficiais, posta de lado a colaboragao literaria, 
que ficou restrita aos domingos, quando apareciam versos, ora 
de Afonso Guimaraes, ora de Fontoura Xavier ora de Carlos 
Dias Fernandes, Gongalves Crespo, Miguel Barros, Alcedo 
Marrocos, Teotonio Freire, Franga Pereira, Paulo de Arruda, 
Edwiges de Sa Pereira e outros. 

No ano seguinte, apos a edigao de 28 de margo de 1889, 
o Commercio de Pernambuco suspendeu a circulagao, para, 
novamente, mudar de predio, o que fez, estabelecendo-se, 
com redagao e oficinas, a rua 15 de Novembro (atual do Im-
perador), n.° 43. E voltou a luz no dia 5 de abril. Criaram-se 
novas segoes aos domingos, como "A la diable", por T. F . ; 
"Dardos", de Miguel Barros, e "Faulhas", por S., aparecendo 
poemas em italiano, de F. Marotti, e versos humoristicos de 
Fanfreluche. Vieram, apos, as cronicas de Falex e as de Joao 
Braz ("Reparos"). 

Tendo Correia de Araiijo renunciado o governo do Esta-
do, seu substitute, o senador Sigismundo Gongalves, nao me-
receu as boas gragas do matutino, que passou a criticar-lhe 
OS deslises, mantendo polemica, em consequencia, com o Jor-
nal do Recife, que o refutava atraves da "Coluna Republica-
na", isto desde o meado do ano, com ligeiras interrupgoes. 

Na edigao de 4 de Janeiro de 1900, primeira do ano, quan
do a folha se apresentou em formato maximo, paginas de se-
te colunas, veemente editorial condenou as provocagoes poli-
ciais verificadas desde as vesperas do pleito parlamentar de 
31 de dezembro, que cumularam com os acontecimentos do 
dia 1, por ocasiao do incendio do Mercado Coelho Cintra, do 
Derby, quando foi preso e humilhado o Coronel Delmiro Gou-
veia. Tamanho fora o aparato policial que os jornais oposi-
cionistas nao puderam circular no dia 3. 

Frosseguindo a pendenga com o orgao de propriedade do 
governador, iniciou Alcedo Marrocos, a 9 de fevereiro, uma 
serie de artigos assinados, de grande efeito, repelindo censu-
ras a proposito de sua conceituagao sobre governos socialis-
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tas, em que incluira a administragao de Pernambuco, o ulti
mo dos quais, datado de 21, desafiava Sigismundo Gongalves, 
como autor identificado dos artigos do Jornal do Recife, a a-
por-lhes a assinatura, apos o que colocaria sua vida privada a 
disposigao dele, para que a retalhasse, contanto que Ihe conce-
dpsse a mesma faculdade. Ai, porem, terminou a discussao. 

No dia seguinte, um editorial referia-se ao "governicho 
desabusado do nosso Estado", nao havendo mais tregua, pelo 
tempo afora, na campanha anti-governista. 

Apareceram poetas na primeira pagina, tais como Demos-
tenes de Olinda, Carlos Porto Carreiro, Augusto de Oliveira, 
Gaspar Uchoa, etc. O corpo redacional alterara-se, em parte, 
permanecendo Alcedo Marrocos e Teotonio Freire, ao lado 
dos novos: Laurino de Albuquerque e Francisco Alexandrino. 

Sob o titulo "Carnaval de palanque", a edigao de 25 de fe-
vereiro encheu duas paginas totals de piadas, versos satiri-
cos e trepagoes politicas, ilustrando-as com bonecos carnava-
lescos. 

Em artigo intitulado "Cinco de abril", comemorativo 
do segundo aniversario da nova fase, escreveu a redagao, apos 
salientar que sobre o jornal se abateu o guante de ferro que 
pesava sobre os pernambucanos: 

"Contra a nossa audacia, de rebeldia aos mandoes da ter
ra, levantou-se todo o poderio dos grandes situacionistas pa
ra tornar mais pesado e dorido o longo caminho desse Calva-
rio da imprensa. Nao se passa um so dia sem que tenhamos 
uma nova agrura, um novo espinho a acrescentar as dificul-
dades que nos antolham, como se os nossos inimigos, que sao 
OS mesmos da prosperidade da patria, julgassem possiveis obs-
taculos que se antepusessem a nossa Convicgao, barreiras que 
limitassem a nossa Fe!" 

Antes de findar, todavia, o mes de abril, verificada a su-
cessao governamental, cessou a campanha politica. 

Tomou rumo diferente a existencia do COmmercio de 
Pernambuco, desaparecendo de suas colunas, pouco a pou-
co, a materia mais interessante e aumentando a quantidade 
de anuncios. Ainda circulou varios meses, sem mais atra-
goes, ate que, a 30 de dezembro de 1900, saiu o n°. 292, sua 
ultima edigao (Bib. Pub. Est.). 

A REPUBLICA — 6rgao Politico, Literario e Noticioso 
— Publicou-se o primeiro numero no dia 2 de junho de 1892, 
obedecendo ao formato do Jornal do Commercio extinto e im-
prosso na mesma tipografia, que mudou, porem, de proprie-
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tarios, sendo identica a tabela de assinaturas, vendido o niime-
ro avulso a 60 reis. Redator principal — Alfredo Falcao. Ac 
contrario da folha substituida, a primeira pagina d'A Repu-
blica, que se tornou diario da tarde, apareceu repleta de aniin-
cios, assim como a quarta, ficando a materia redacional nas 
do centre. 

O artigo de apresentagao, calcado no lema republlcano, 
apos aconselhar "religiosa observancia de todos os salutares 
preceitos de nossa lei constitucional", assim concluiu: Nao 
vimos pregar os principios republicanos, desde que ja estao 
eles proclamados e reconhecidos pela lei escrita. Vimos, po-
rem, combater pela efetividade desses principios, pela vigo-
rosa aplicagao das leis que os adotaram. Assim, todos os go-
vernos sinceros na observancia dessas leis terao o nosso mais 
completo apoio; do mesmo modo que nao daremos quartel a 
quem quer que pretender, consciente ou inconscientemente, 
desacreditar o sistema que nos rege. O respeito a lei do pais 
e a verdadeira orientagao republicana que nela se baseia 
— eis o programa d'A Republica". 

Iniciando a "Parte Noticiosa", lia-se, num breve comen-
tario, que o vespertino se empenharia em colocar os leitores 
"a par de todas as ocorrencias cotidianas e em condigoes de 
se acharem bem orientados sobre os sucessos mais importan-
tps" que se fossem verificando. E acentuou: "Apesar da fran
ca atitude politica da nossa folha, nos comprometemos a im-
prjmir o carater de maior imparcialidade as noticias e infor-
mnqoes inseridas nesta segao". 

Dois dias apos, a redagao dirigiu um "apelo a imprensa", 
cuja "falta de patriotismo" alimentava o odio, achando-se 
dividida "em dois campos diversos: — os jornais do grupo 
que governa, justificando os desatinos dos seus amigos, e 
OS da oposigao blaterando contra os que exaurem os cofres 
publicos e deixando antever aos correligionarios a esperanga 
de exaurirem-no muito mais". Findou conclamando a im
prensa de Pernambuco, em geral, a apoiar "a administragao 
moralizada" de Alexandre Jose Barbosa Lima. 

Circulando regularmente, o bem arranjado diario divul-
gava boa materia, constituida de editorials assinados pelo re
dator principal; noticiario variado; telegramas (extraidos dos 
matutinos); o comentario "Notas avulsas"; "Passa-Tempo", 
a cargo de Carrasco Pernambucano, e, a comegar do dia 8, o 
"Garnet de Modas", por Cordelia (pseudonimo de Julio Fires 
Ferreira), que se inseria duas vezes por semana e tratava de 
"coqueteria feminina, detalhando de visu tudo quanto as nos-
sas elegantes entenderem vestir para se apresentarem nos 
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bailes, nos teatros e nas ruas". Outras segoes surgiram depois, 
como a "Cronica alegre", os versos "Primas e bordoes", de 
Violino, e, por fim, "Mosquitos", de satiras politicas, assina-
das por Janin (travesti de Alfredo Falcao). A 26 de junho en-
trou a divulgar atos oficiais. 

A Republica apoiou o governo de Alexandre Jose Barbosa 
Lima, defendendo-o, sobretudo, de acusagoes do Jornal do 
Recife, com o qual manteve prolongada polemica, inclusive no 
campo da politica federal (1*). Mas, por outro lado, nao dei-
xou de dedicar algumas colunas a Literatura, transcrevendo 
contos de escritores celebres e divulgando poesias de autores 
locals, como Demostenes de Olinda, Domingos S. Leao de 
Barros Rego, Teotonio Freire, Epaminondas de Albuquerque, 
Jose Lima, Carlos Mariz, Pinto de Abreu, Elias Viana, Severino 
B. da Silva e Joao Diniz, alem de artigos de Franga Junior e 
Franga Pereira e trabalhos sobre Medicina, pelo dr. Carneiro 
da Cunha. 

A 24 e 27 de setembro, veio a publicar longos artigos de 
Anibal Falcao, conclamando o eleitorado a que apoiasse a 
politica do governo estadual nas eleigoes em expectativa. 

Jornal bem redigido, com certo bafejo oficial, nao pode, 
todavia, prolongar sua existencia, que se extinguiu com o n°. 
110. de 15 de outubro (Bib. Pub. Est.). 

GAZETA DO RECIFE — Vespertine de lisonjeira feigao 
grafica, formato grande, quatro paginas de seis colunas, sur-
giu na arena da imprensa a 1°. de agosto de 1892 (1), apre-
sentando bela vinheta sobre o titulo, este em letra gotica, co-
locado em primeiro piano do desenho o emblema republicano. 

Com redagao, escritorio e tipografia situados a rua 15 de 
l>«ovembro {atual do Imperador) n°. 43, cobrava 3S000 por 
a=!rinatura semestral, acrescidos de 1$000 para fora de cidade, 
custando $060 o niimero avulso. Linha de publicidade — $060; 
de amincios — $040; repetigoes — $020. O expediente acres-
centava: "So se recebem cartas franqueadas". 

"Esta folha — lia-se no artigo-programa — e uma pu-
blicagao diaria de informagoes liteis, leitura escolhida, noti-
cias e anuncios, onde o publico encontrara em resume, feito 

(1*) Em comentario de 15-10-1892, afirmou A Republica que o Jornal 
do Recife era monarquista, republicano e neutro, acrescentando: "Monar-
quista quando escreve o snr. Marrocos. Republicano quando exibe-se o 
snr. Mart ins . E neutro quando comparece o snr. Sigismundo. 

(1) Das edigoes correspondentes a 1892, s6 foi posslvel encontrar a 
de estreia e o n.° 15, de 18 de agosto. 
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com imparcialidade, o que de mais importante suceder urbe 
et orbe. Encetando esta publicagao, temos em vista manter 
no jornalismo da nossa cidade uma folha completamente im-
parcial, sem compromissos nem liga^oes de especie alguma, 
onde todos poderao inserir sem restrigoes os seus escritos, 
quaisquer que sejam suas opinioes politicas ou religiosas, mas 
concebidos aqueles em linguagem moderada, decente, sem in-
jurias pessoais e com a responsabilidade do escritor. Tambem 
com esta publicagao temos igualmente em vista oferecer ao 
negociante e ao industrial a vantagem de poderem anunciar 
OS produtos de sua industria ou comercio por uma retribui-
QQo comodissima". 

Adotou o sistema de anuncios na primeira pagina (con-
tinuados na quar ta ) , com um rodape intitulado "Varieda-
des". Abria a segunda o "Almanack", seguido de "Efem6ri-
des"; "Instrugao popular"; editorial; noticiario; a segao "Sob 
as gambiarras"; poesias de J. B. Regueira Costa e Jose de 
Vasconcelos; "Humorismo", por Zequinha; "Enciclopediana"; 
"Reoreagoes cotidianas", etc., prosseguindo a materia na ter-
ceira pagina. Dias depois, iniciava-se, ocupando igual espago, 
ao pe das duas ultimas paginas, em toda a largura, um 
romance, seis paginas em cada numero, tres de cada lado, em 
ponto de recortar, dobrar e encadernar. 

A publicagao continuou regularmente, pelo menos at6 
23 de agosto (2). 

O n°. 1, ano II, circulou a 2 de Janeiro de 1893 (3), com 
editorial de saudagao ao Ano Novo, que iria marcar, para a 
Ga7eta do Recife, o segundo da sua existencia na imprensa 
pernambucana". E prosseguiu, ininterruptamente, mantendo 
as mesmas caracteristicas das edigoes do ano t ransato e o 
mesmo programa de orgao absolutamente apolitico. Colabo-
ragao, em prosa e verso, de Horacio Honorio, Gregorio Junior 
(pseudonimo de Joao Gregorio Gongalves), Almeida Cunha 
(um dos redatores), F. G. Castelao, Demostenes de Olinda, 
Gil de Assis e Zero (pseudonimo de Barbosa Viana). Divulga-
va, igualmente, telegramas (extraidos dos orgaos matut i -

(2) Na sua segao noticiosa, escreveu o Diario de Pemambuco de 24 
de agosto: "A Gazeta do Recife iniciou, ontem, u m melhoramento notAvel 
na imprensa jornallst ica, nao so do Estado como de toda a Repiiblica, publ i -
cando, hab i lmente tipografada, uma polca escrita e composta pelo nosso 
in te l igente colega Arti inio Viei ra" . 

(3) Alfredo de Carvalho nao fez qua lquer r e f e r enda as edigoes da 
Gazeta do Recife de 1892. E, e r roneamente , registou que a fase iniciada 
a 2 de Janeiro de 1893 t inha ligagao com o peri6dico de nome idfintico 
que exist iu no ano de 1883 (Ver "Periodicos do Recife", Vol. V I I ) . 
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ros) . "Dias felizes" era o titulo das noticias de aniversario na-
talicio. Nao faltaram segoes humoristicas, sobretudo as "Re-
creagoes cotidianas", em versos, vindas da edigao de estreia. 

A partir de 30 de maio, G. M. (Gongalves Maia) escreveu 
a cronica "Uma nota por dia", mas foi rareando no terceiro 
mes, ate encerra-la com a de 15 de setembro. Nessa data, "em 
vista da falta absoluta de troco, o prego do exemplar subiu 
para 100 reis. 

Em artigo de condenagao as polemicas e ao anonimato, 
pratica essa que se anunciava prestes a ser abolida pelos jor-
nais da capital, dizia a Gazeta do Recife, na sua edigao de 24 
de outubro: 

"As polemicas entretidas na imprensa, para desabafos, 
para extravasamento de bills e excitacoes nervosas, devem 
ser abolidas; nao podem continuar a ser inseridas em folhas 
que entram no lar domestico com fins altamente nobres. Ao 
publico legente nao interessa conhecer fatos da vida privada 
de um cavalheiro qualquer. Os negocios de familia, os interes-
ses prejudicados, os agravos a honra devem ser discutidos por 
meios energicos, entre os contendores prejudicados, nos tri
bunals ou pelas armas, queremos admitir, e nunca pela im
prensa, criada para desempenhar missao muito mais altruis-
tica". Concluiu fazendo um apelo "aos colegas e a digna clas-
se tipografica", contra tal especie de jornalismo. 

So na edigao de 30 de outubro comegou a figurar no ca-
begalho: Fundador — Jose de Vasconcelos; editor — Artur 
de Melo; este ultimo tornou-se, depois, proprietario e redator. 

Nova feigao foi dada ao vespertino a partir de 9 de 
dezembro, quando se transferiu a materia redacional para 
a primeira pagina, o que durou pouco, pois voltou a forma 
primitiva a 22 de Janeiro de 1894. 

No periodo de 15 a 21 de dezembro, a Gazeta deixou de 
circular, como gesto de solidariedade com A Provincia, que 
fora suspensa, arbitrariamente, por ordem do governo fede
ral. Publicaram-se, durante o ano, ate 30 de dezembro, 288 
ed^coes. 

Logo ao iniciar-se 1894, foi modificada a tabela de assina-
turas, ĉ ue ficou assim organizada: ano — 15$000; semestre 
— 8S000; trimestre — 4$500. Pelo Correio, esses pregos eram 
maiorados, respectivamente, para 17$000, 9^000 e 5^000. As 
"SoJicitadas" e "Indicagoes" subiram para $100 por linha, 
cobrando-se $060 pela de anuncios. 

Surgiu, a epoca, novo colaborador, em prosa quase diaria 
— Ismael; e os poetas, menos Jose de Vasconcelos, tiveram 
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substitutes, como, entre outros, Manuel Arao, Honorio Mon-
teiro e Augusto Aristeu, tambem feito redator. 

6rgao independente, jamais se imiscuindo nos proble-
mas da politica partidaria, a Gazeta do Recife nao deixou, to-
davia, de sofrer vexames. A 23 de fevereiro, cerca de uma ho-
ra antes de sair a edigao do dia, foi detido, quando em sua 
banca de traballio, o redator Gaspar de Meneses, sendo pos-
to em prisao incomunicavel, enquanto o editor Artur de Melo 
eiu intimado a fechar o edificio e suspender a circulacao do 
jornal, tudo sob pretexto de "uma diligencia". Sucedeu que, 
em suas colunas, fora publicado, um dia antes, nas "Solicita-
das", 0 artigo "Partido Autonomista", com apelos ao eleito-
rado e assinado por Jose Maria de Albuquerque Melo, que, 
estando foragido, o mandara do "oco do Mundo", e a Policia 
queria "apalpar" o original, a fim de ver se Ihe descobria a 
procedencia. No dia seguinte, voltou a normalidade, sem que 
houvesse durado a prisao mais do que algumas horas. 

A 16 de abril o funcionario do escritorio Ernesto de Vas-
concelos foi substituido por Euzebio Alves da Costa. Em maio, 
a folha comecou a publicar alguns telegramas proprios, envia-
dos do Rio de Janeiro, por correspondente especial; e a 1°. de 
junho, em virtude de consertos na maquina impressora, teve 
que adotar formato tabloide, so com quatro paginas, as duas 
primeiras de materia redacional e as ultimas de anuncios. A 
em.presa anunciava haver encomendado, no exterior, grande 
remessa de material tipografico, a fim de dar, tambem, uma 
edigao matutina, o que nao se concretizou. Ocupava a admi-
nistragao das oficinas Alfredo Gomes. 

Tres quinzenas apos, precisamente a 16 de agosto, voltou 
a Gazeta ao tamanho anterior e a feigao inicial, mes em que 
empreendeu sua primeira e veemente campanha jornalisti-
ca, tendo como objetivo o jogo de azar nos clubes, que vinha 
pcivertendo a mocidade, campanha que resultou em ameagas 
aos redatores. 

Mais algum tempo, e o vespertino encerrou sua existen-
cia com o n°. 226, de 10 de outubro de 1894. Foi um dos seus 
redatores, tambem, Julio Falcao (Bib. Pub. Est.). 

A TARDE — Tendo como redator-principal Artiinio Vi-
eira, com escritorio e redagao a rua do Imperador n° 75, im-
presso na Tipografia Miranda, situada a rua Padre Nobrega 
ns. 18 e 22, surgiu esse diario a 1° de dezembro de 1892, em 
formato grande, quatro paginas e tiragem inicial de 800 
exemplares. Obedecia ao slogan "Tudo pela patria!" A pri
meira pagina abriu com o Expediente, apresentando a seguin-
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te tabela de pregos: assinatura mensal — 1$000; trimestre 
(para o interior ou Estados) — 4^000, mediante pagamento 
adiantado; niimero avulso — 60 reis. Publicacoes de interesse 
particular: linha — 40 reis; amincios, por centimetro: mes — 
?no reis; quinze dias — 200 reis; uma vez — 80 reis; repe-
tigoes, pela metade, assuntos, esses, que eram tratados, no 
escritorio, com Alfredo Alves. Constava, igualmente, a 
oferta de premios ao gazeteiro que vendesse mais exempla-
res cada mes. Alem disso, a primeira pagina continha anun-
cios, mas reservou o rodape para o folhetim, a principio as-
sinado por Paulo de Arruda, outro redator, ao qual se jun-
tou, no quinto niimero, Ribeiro da Silva. 

O editorial de apresentagao, abrindo a segunda pagina, 
sob a epigrafe "Ao povo", dizia, inicialmente: "A Tarde pro-
p5p-se a dizer a verdade inteira, sem rebugar, guardando so 
as conveniencias que a moral manda guardar, e nao descendo 
jamais ao triste recurso do desenfreamento de linguagem 
em falta de argumentagao solida, inamovivel". 

Defenderia os interesses do povo, estudando as necessida-
des publicas, esforgando-se "pelo bem e pelo progresso". 
Concluiu: "O marinheiro ousado, no seculo das conquistas, 
atirava-se aos mares incognitos em busca de novos paises, 
em busca de fortuna; A Tarde e como o marinheiro ousado: 
atira-se ao revolto mar da publicidade, procurando esse eldo-
rado: o bem da patria, a felicidade do povo". 

A segao "Revistinha", encabegando o noticiario, adian-
tou que a folha se propunha "a recriar, instruir e ser util, 
por todos OS meios, ao publico". Seguiu-se a agenda das se-
goes, a saber: "Sob as gambiarras"; "Livros e . . . " ; "Luz ao 
povo"; "Escrinio" (sonetos); "Ecos"; "Arena" (charadas) e 
"Mala-posta" (cronica), ambas da autoria de Parlante; "Gra-
golas", por Zequinha, assessorado por Nero e Paulo Robles; 
"Garnet" e "Salve", esta ultima compreendendo o registo de 
aniversarios natalicios. Amincios encerravam a terceira pagi
na e enchiam totalmente a quarta, nelas se abrigando, tam-
bem, paginado em forma de livro, para recortar e encadernar, 
o romance "Sua majestade, o Vicio", de Artiinio Vieira. 

Sob o titulo "Vivre au grand jour", iniciou A Tarde, com 
as .'^eguintes palavras, o seu editorial de 7 de dezembro: "Nao 
fazemos da politica o nosso fim exclusivo, mas de quando em 
quando, por desfastio, mergulharemos um pouco no lodo da 
politicagem de nossa terra, a ver se, no fundo, onde tudo 
quanto pesa, por uma lei natural, sedimenta-se, encontra-
mos alguma perola". E aludiu a instabilidade da politica bra-
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sileira, "especialmente pernambucana", esta "sobre a crate-
ra dum vulcao prestes a explodir". 

Depois, no dia 15, focaiizava o pleito eleitoral a ferir-se 
no Estado, para a escolha de tres senadores e um deputado 
federals, dizendo que o governo, "desonestamente", forgicava 
chapas, imprimindo nelas o candidato de seu peito". 

Publicando-se regularmente, menos aos domingos, A Tar-
de completou 24 edigoes a 31 de dezembro, quando desejou 
"aos leitores, aos amigos, aos colaboradores", "paz, felicidade, 
sdirisos". 

Circulou a 2 de Janeiro de 1893 o n°. 1, ano II, continuan-
do o mesmo programa politico-literario. Extinguiu, todavia, 
o rodape da primeira pagina. Colaboravam no "Escrinio" os 
poetas Mario Silva, Manuel Arao, Paulo de Arruda, Ernesto 
de Paula Santos, Celso Vieira, Jovino Marques, Alfredo de 
Castro, Sergio Leitao, Cordelia Silva (pseudonimo de Julio 
Pires Ferreira), Ribeiro da Silva, Martins Junior, Cleodon de 
Aquino, Jose Lima e Ovidio Filho. Na segao "Luz ao povo", 
escreveu Olimpio de A. Galvao a serie "Movimento literario 
do Recife em 1892". 

Enquanto isto, iniciava azedas criticas a administragao 
de Barbosa Lima, ao prefeito municipal e ao chefe de Policia. 
fiste proibiu a representagao da comedia "Os rabichos", pro-
gramada pela Companhia Coimbra, no Teatro Santa Isabel; 
seu autor — Artiinio Vieira — escreveu largamente, a respei-
to, condenando a atitude do censor policial, ao mesmo tem-
pci que divulgava n'A Tarda, a partir de 12 de Janeiro, a pega 
impugnada. Outro assunto que mereceu varies artigos assi-
nados pelo redator principal foi a reforma do Institute Ben
jamin Constant, cujos organizadores — dizia ele — "nao 
entendiam bem do riscado". 

Pioravam, em consequencia, as pessimas relagoes entre 
o governo de Barbosa Lima e A Tarde, tanto que o jornalista 
e teatrologo Artunio Vieira, professor primario, foi sumaria-
mente removido para uma cadeira distante da capital. 

Depois de haver noticiado violencias contra redatores 
de outros jornais oposicionistas, escrevia o bravo orgao, em 
seu n°. 25, de 31 de Janeiro: "Talvez, quem sabe, a ultima pa-
lav ra deste artigo seja escrita com o nosso proprio sangue; 
talvez que, em dado ponto dele, tenhamos de fazer reticencia, 
ai! e uma reticencia eterna como a imortalidade, fria como 
um cadaver". 

O artigo terminou, todavia, escrito com a propria tinta 
do tinteiro. A ele seguiu-se outro, sob o titulo "Ataque a Im
prensa", um de cujos topicos frisava: "A imprensa, em todos 
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OS paises a cuja frente nao esteja uma horda de barbaros, go-
za das maiores regalias possiveis, mas, entre nos, tolhem-lhe 
a liberdade quando diz as grandes verdades, isto e, quando 
nao bajula servilmente". 

Depois, vinha uma Declaragao, assinada pelos redato-
res Artunio Vieira, Paulo de Arruda e Ribeiro da Silva, na 
qual se lia: "Temos ciencia de que, no alto conselho dos inimi-
gos da patria, foi ontem elaborado o projeto de extingao d'A 
Tarda por meio de latrocinio. Ja ontem, alguns dos nossos o-
perarios recusaram-se a trabalhar por instinto de conserva-
gao; hoje essa recusa redobra, em vista do que ja esta no 
espirito publico". 

"Se A Tarde funcionasse em oficinas proprias, teriamos 
gosto em continuar sua publicagao, ate que no-las arrasas-
sem; mas assim nao acontece; as oficinas sao propriedade 
Gum honrado artista e por isso um homem que outro bem nao 
possui que este, e e nosso dever evitar o complete aniquila-
mento dessas mesmas oficinas" (1). 

Apos acentuar que o vespertino suspendia "sua publica-
gao ate que uma imprensa independente possa existir em Per-
nambuco", concluiu: "Um dia, que nao vem longe, A Tarde 
lessurgira, para seguir, impassivel, sua trajetoria; salvo se... 
antes disso, seus redatores houverem caido como Ricardo 
Guimaraes" (2). 

Nada obstante tao incisiva atitude, o vespertino desa-
pareceu, com a edigao de 31 de Janeiro de 1893, definitiva-
mente (3) . Deixou de concluir-se, dessa maneira, a publi-
cagao do romance "Sua majestade, o Vicio", ja na pagina 
184 (4), e da comedia "Os rabichos" (Arq. Pub. Est . ) . 

ESTADO PERNAMBUCANO — orgao Literario, Noti-
cioso e Critico — Aparecido a 13 de dezembro de 1892, em 

(1) A proposito, escreveu o Commerclo de Pemambuco de 1-2-1893: 
"Quer nos parecer que A Tarde, impressionada com o ultraje a imprensa, 
cometido na pessoa do redator da Gazeta da Tarde, julgou-se em perigo". 

(2) Poeta portugues radicado em Pemambuco, foi ele assassinado 
em praga publica, no Recife, poucos anos antes, quando doutrinava as 
6uas ideias republicanas. 

(3) Mero engano a refergncia a uma edigao d'A Tarde, de 22-2-1893, 
feita por Sebastiao de Vasconcelos Galvao, a pagina 74, vol. Ill , do seu 
"Dicionario". 

(4) "Sua majestade, o Vicio", que ja tinha sido divulgado (1891) 
em rodape da Gazeta da Tarde, transformou-se em livro em 1893. 
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formato grande, situadas a redagao e oficinas na Praga da 
Concordia (atual Joaquim Nabuco) n°. 5, apresentou a pri-
meira e a quarta paginas repletas de aniincios, colocada a 
materia principal nas do centro. Anunciava-se o numero a-
vulso a 60 reis e a mensalidade a 1S500, acrescidos de §300 
para o interior do Estado. 

Segundo o artigo-programa, pugnaria "pelo interesse 
comum, deixando postergados os vis insultos politicos"; ocu-
par-se-ia de "politica geral, mas sem ferir individualmente 
a ninguem". Procurava inspirar-se nas ideias de Nunes Ma-
ciiado, Castro Alves, Maciel Pinheiro, "tipos perfeitos de acri-
solado patriotismo e amor extreme pela liberdade", concluin-
do: 

"Somos pressurosos em declarar que somos muitos, por-
que estamos com o povo; que somos ricos, porque nossos ha-
veres sao o coragao do povo; somos livres, porque vivemos pe
la s auras santas da liberdade que dimanam do espirito do 
povo. £ dele, portanto, que esperamos todo concurso". 

Composta em tipos corpo 10 e 12, a edigao de estreia mos-
trou-se bastante variada, incluindo "Ciencias e Letras", se-
cao iniciada por Gomes de Matos (1); versos de Francisco 
Lobo da Costa; bom noticiario e as secoes "Critica", "Con-
selho util", "Ditos e Galhofas" e "Avisos" (Bib. Pub. Est.). 

Apesar de muito bem apresentado, o Estado Pernambu-
cano teve vida brevissima, nao passando do n.° 3, datado 
de 16 de dezembro (2). 

1894 
O COMMERCIO — Edigao da tarde do Commercio de 

Pernambuco, entrou em circulacao no dia 30 de junho (1*) de 

(1) Mencionado, pelo Jomal do Recife, como redator do Estado Per-
nambncano, Joaquim Gomes de Matos escreveu ao primeiro (edigao de 
15 de dezembro), desmentindo a noticia. Fica, portanto, igualmente, des-
feito o equivoco, no mesmo sentido, cometido por Alfredo de Carvalho, 
DOS "Anais". Foi impossivel identificar o corpo redacional do efSmero 
diario. 

(2) Nao ha, nas Bibliotecas, comprovantes dos ns. 2 e 3. A proposito, 
registou A Tarde, de 19 de dezembro, na segao "Revistinha": "Estado Per-
nambucano — Faleceu no sabado, de bestialogia. Tres dias de existencia". 

Esse tao curto prazo foi confirmado por Olimpio Galvao, na mesma 
A Tarde, edigao df> 17 de Janeiro de 1893, ao descrever o "Movimento 
literario do Recife em 1892". Alfredo de Carvalho (obra citada) mencio-
nara. cor engano, auatro niimeros publicados. 

(1*) Alfredo de Carvalho (obra citada) e Sebastiao Galvao (obra cita
da) registarem O Commercio como existente "em agosto". 
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1894, em formato de 46 X 32, com quatro paginas, sendo a 
primeira de anuncios. Nas do centro vinha a materia reda-
cional, abrindo com editorial, seguido de sueltos, noticiario, 
telegramas extraidos "do jornal mais antigo desta capital", 
colaboragao literaria linica dc J. Lucas da Camara, etc. A 
quarta dedicava-se tambem a anuncios e outras publicagoes 
pagas. Prego do exemplar — 100 reis. 

A iniciativa, fato inedito na vida da imprensa pernambu-
cana, nao surtiu resultados, segundo tudo faz crer. Dai por-
que o vespertino teve curtissima duragao. Foi possivel avistar 
as edigoes de 2 a 10 de julho, de niimeros 662 a 669, estes i-
denticos aos das edigoes correspondentes do orgao-matriz no 
seu ano III (Bib. Pub. Est.) . 

O ultimo foi publicado a 12 de julho, conforme referen-
cia da edigao matutina. 

NOVIDADES — Diario Noticioso da Tarde — Surgiu no 
dia 7 de agosto de 1894, obedecendo ao formato de 50 x 33, 
com quatro paginas a cinco colunas de composigao. Redator-
chefe — Fernando Barroca; redator-secretario — Paulo da 
Silveira. Redagao e oficinas a rua das Laranjeiras (onde hoje 
se localiza a avenida Dantas Barreto) n.° 21. Tabela de as-
sinaturas: trimestre — 4$000; mes — 1S500; para fora do 
Recife: semestre — 9$000; trimestre — 5$000. Prego do 
exemplar — 100 reis. 

Saindo fora do comum, como ja o fizera antes outro 
diario, o NOvidades adotou a esquisitice de aparecer com a 
quarta pagina de frente e a terceii'a de fundo, ficando a pri
meira e a segunda no centro, nestas duas localizada a ma
teria redacional. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Ao repasto comum 
da Imprensa, vem espontaneamente associar-se o Novidades, 
pedindo o seu quinhao de glorias, se as ha, exigindo a par-
tilha de revezes que porventura Ihe couberem". 

Vasado embora em os mais modernos moldes da arte 
de Guttenberg", vinha a rua "modestamente, sem alamares 
ofuscantes, nem trompas entontecedoras, visando apenas o 
apoio do publico brasileiro bem intencionado". 

Noutro topico: "Insubmissamente e sem condigoes de 
qualquer natureza que o prendam ou solicitem, o Novidades 
aceita e reconhece a colaboragao de todos os matizes e par-
tidos na marcha e gestao dos negocios do Estado, exigindo, 
apenas, daqueles que forem chamados a exercer os cargos 
publicos, o respeito a Justiga e a obediencia as leis". 

O curioso jornal divulgou, logo a partir do primeiro 
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numero, o romance de Alphonse Karr, "Clotilde", traduzido 
por Pedro dos Reys, em rodape da primeira pagina. A ma
teria geral constava de editorials, noticiario, linformagoes 
uteis, notas diversas, humorismo e telegramas, tudo segui-
do, sem titulo ou com titulos quase imperceptiveis. Uma vez 
por semana apareciam cronicas ou poesias de Olimpio Gal-
vao, Lelio Junior e raros outros colaboradores. 

No segundo mes empenharam-se Fernando Barroca e 
Domino Preto em polemica com Pereira Junior, redator-che-
fe do Coramercio de Pernambuco, a proposito da objurga-
toria deste ultimo, de que o Novidades aviltava a imprensa 
de Pernambuco. 

Num gesto de solidariedade com a Gazeta da Tarde, 
cujas oficinas tinham sido empasteladas, o vespertino sus-
pendeu sua circulagao no dia 29 de novembro, so reapare-
cendo a 12 de dezembro. 

Ao iniciar-se 1895, aumentou alguns centimetros na 
estatutra, continuando sua "trilha de orgao de opiniao im-
parcial e moralizado". No expediente ja nao figurava o 
cargo de redator-secretario, depois preenchido com o noma 
de Luis Gomes, o qual tambem o exerceu por pouco tempo. 

Devido a escassez de moeda divisionaria, distribuia-se a 
folha, avulsamente, a partir de margo, em troca de cupoes 
da Companhia Ferrocarril. 

Alem de fazer a propaganda de sua candidatura a depu-
tado estadual, o redator-chefe Barroca praticou todas as 
modalidades de Literatura, em prosa e verso, inclusive, des-
de a edigao de 29 de julho, o romance "A vitimada", de 
costumes pernambucanos. Usava, tamb6m, o pseud6nimo 
Fanderno. 

Por ocasiao do transcurso — 7 de agosto — do seu ani-
versario, o diario inseriu, nas tres primeiras colunas da pri
meira pagina, numerosas saudagoes, em poucas linhas, assi-
nadas por nomes em evidencia nas letras indigenas. 

Mesmo sem fazer campanha politica, nao deixou de cri-
ticar atos do governo estadual, trocando palavras bem aspe-
ras com o Diario de Pernambuco, que o defendia. 

Ate 31 de dezembro de 1895, publicaram-se 386 numeros 
do Novidades, que sempre manteve a esdruxula feigao ini-
cial, com a quarta pagina no lugar da primeira, ficando o 
cabegalho colocado em pagina central. 

Segundo Alfredo de Carvalho (1), o vespertino circulou 

(1) "Anais da Imprensa Periodica Pemambucana — 1821-1908". 
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ate meados de 1896, o que nao foi possivel constatar (Bib. 
Pub. Est.). 

A CIDADE — Diario vespertino, saiu a luz do publi-
cismo, festivamente (1), no dia 5 de novembro de 1894, ten-
do como redator-chefe Virgilio de Sa Pereira, redatores au-
xiliares Euclides Quinteiro, Franca Pereira e Eurico Vitru-
vio, e gerente Soares Guimaraes. Apresentou-se em grande 
formato de sete colunas, distribuido aos pregos de SlOO por 
exemplar e 5S000 por trimestre, acrescidas de 1$000 as assi-
naturas para fora da cidade. Redagao, gerencia e oficinas: 
rua 15 de Novembro (atual do Irnperador) n.° 43. 

O artigo-programa, com que abriu a primeira pagina, 
pedia "um lugar sob o sol do jornalismo indigena", dizen-
do a seguir: "Antes de quaisquer outras consideragoes, a leal-
dade nos impele a declaragao seguinte: A Cidade sera um 
jornal politico, o que importa dizer — A Cidade sera mais 
um defensor voluntario e gratuito da Republica, ideal pelo 
qual se bateram os seus redatores sob o regime passado e 
pelo qual se baterao no regime vigente, sempre que a ambi-
gao, a ma-fe ou a ignorancia tentar confundi-lo com dita-
duras ignobeis ou com miserandas satrapias incompativeis 
com 0 brio nacional. Do titulo que adotamos nao infira-se 
que este jornal nasceu para dar satisfagao a pequeninas 
questoes de campanario, de mero interesse local, que tao 
profundamente viciam a agao dos diretores politicos, cujo 
olhar deve abranger horizontes mais largos e cair sobre os 
homens e as coisas de cimos mais alterosos". 

Mais adiante, acentuou o ediLorialista: "Para cumprir-
mos a missao que gostosamente nos impusemos, com fide-
lidade e sobranceria, bem sabemos nos que obstaculos amon-
toarao em nosso caminho os interesses subalternos da poli-
tica desorientada e anarquica; enfrenta-los-emos com fe". 
E depois: "Com a consciencia da pureza dos intuitos que nos 
animam desopressa de sombras, calmas, sem cota de ma-
Ihas, sem broqueis, sem couragas outras que o nosso amor 
pela patria e a nos.sa fe na Republica, e que nos resolvemos 
a pedir um lugar nas fileiras dos que combatem. Aos gover-
nados saberemos aconselhar respeito as autoridades legal-
mente constituidas; a estas pediremos somente — lei e jus-

(1) O aparecimento d'A Cidade foi solenizado com um almdgo no 
Hotel Londres, durante o qual foram levantados nada menos de quinze 
brindes, e um jantar oferecido ao corpo grafico. 
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tiga. Para a execugao do nosso programa, o Amor sera me-
Ihor auxiliar do que o odio e tanto quanto em nossas forgas 
couber, procuraremos unir e nao desatar, estreitar e nao 
desunir os lagos que prendem nao somente os Estados entre 
si como tambem uns aos outros ligam os homens". 

Com quatro paginas, mais de metade de anuncios e 
"Solicitadas", A Cidade mostrava-se, nada obstante, bem 
servida de materia redacional, incluindo segoes assinadas, 
sem faltar o classico folhetim, iniciado com o romance "O 
conde de Camors", de Octavio Feuillet, precedido de juizo 
critico do tradutor Pinheiro Chagas. 

Nao ostentava titulos, senao em uma coluna, tipo corpo 
10, o que tornava monotona a paginagao, mas constituia 
uma caractcristica da epoca. Dentre as segoes, destacavam-
se: "Raspas de u n h a s . . . " , cronica de Gabino; "Gangorra", 
humorismo em prosa ou verso, por Paf; "Cliispas", prosa 
ligeira, de Basilio, e "Narcoticos", por Pif. Virgilio de Sa 
Pereira assinava "Livros e Autores", e as vezes liam-se artl-
gos literarios de Clovis Bevilaqua. As noticias de aniversd-
rio natalicio eram registadas sob o titulo "Prolfagas", e Seu 
Coisa escrevia "Turf do Recife". 

O vespertino comegou criticando o governo federal, exer-
cido por Prudente de Morals, passando, logo apos, a atacar 
a administracao de Alexandre Jose Barbosa Lima, no Estado. 
As consequencias dessa atitude nao se fizeram esperar, tan-
to que, na edicao de 22, ainda de novembro, dizia uma nota: 
" . . . quern nao obedece a orientagao oficial e tem a audacia 
de criticar atos do governo ou dos seus funcionarios subal-
ternos, resigna-se a sofrer as maiores violencias". E denun-
ciou que o questor policial Julio de Melo Filho, ao encon-
trar-se, na ponte Santa Isabel, com um distribuidor d'A 
Cidade, o espancou com o guarda-chuva. 

Deixou de circular entre as datas de 30 de novembro e 
11 de dezembro em sinal de protesto contra o "barbaro aten-
tado que destruiu a Gazeta da Tarde e feriu o seu redator-
chefe", reaparecendo com veemente artigo de condenagao. 

Sem tcmer ameagas, A Cidade continuou sua campanha 
de ataqucs sistematicos ao governo. Em compensagao, divul-
gava, quase diariamente, produgSes poeticas assinadas pelos 
valores da epoca, tais como: Demostenes de Olinda, Gongal-
ves Crespo, Franga Pereira, Eurico Vitriivio, que era tambem 
o humorista Lulu Pelinlra; Paulo de Arruda, Machado Dias, 
Pedro Botelho, Raul Bio, Carlos Mariz, Augusto de Carvalho 
Aranha, Joaquim Freire, Olimpio Galvao, Teotonio Freire, 
Homem de Siqueira, Jose Henrique de Sa Leitao, Gregorio 
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Junior, ou seja, Joao Gregorio Gongalves; Temlstocles Ma-
chado e Domingos Magarinos de Sousa Leao, o mesmo Yoyo 
Boemio da "Opera Comica" e, depois, do rodape "Ca por 
baixo". 

Em Janeiro de 1895, Liicio de Azevedo ou L. A. assinava 
as cronicas "Na breclia" e "Teatro de feira", especializadas 
em ridicularizar os intelectuais do Gremio Tobias Barreto. 
No dia 9 do referido mes ocorreu uma edigao de seis pagi-
nas, a primeira das quais, circulada, saudava, em grandes 
caracteres, o reaparecimento da Gazeta da Tarde, "deno-
dada companheira da imprensa pernambucana", lendo-se, 
em baixo, vibrante editorial, sob o titulo "O direito de pe". 

Passados os pvimeiros tres meses, retirava-se Virgilio de 
Sa Pereira, sendo substituido na chefia da redagao, a 7 de 
fevereiro, por Joaquim Homem de Siqueira Cavalcanti. Essa 
mudanga nao alterou a posicao do jornal, que profligou, com 
a maior veemencia, o assassinio de Jose Maria de Albuquer
que Melo, diretor d'A Provincia, tendo deixado de circular 
a 5 de marco, dia seguinte ao do atentado, em sinal de pro-
testo. Divulgou, todavia, um boletim sobre o acontecimento. 

A edigao de 13 de abril foi apreendida e rasgada, com 
ameagas de morte ao redator-chefe, o mesmo sucedendo a 
26 de junho, incluindo o espancamento de gazeteiros por 
policiais disfargados. Dessa vez ficou o vespertino suspenso, 
por falta absoluta de garantias — os redatores perseguidos, 
alguns foragidos, a casa residencial do chefe da redagao 
vigiada durante o dia e cercada a noite, — so voltando a 
circular no dia 2 de julho, a primeira pagina circulada de 
tarja, assim permanecendo pelo espaco de uma semana, 
por motivo do falecimento do Marechal Floriano Peixoto. 

Na mesma data, e por dias seguidos, ocupando metade 
da segunda pagina, divulgou o gerente Scares Guimaraes, 
com sua assinatura, sensacional balancete, intitulado "Es-
criturando para o futuro", ou seja, uma conta-corrente entre 
a "ditadura do Estado" e o signatario, por "prejuizos morals 
e materials" causados a A Cidade, os quais foram enumera-
dos no "deve", restando ao autor grande saldo no "haver", 
a ser descontado no futuro. 

Com o afastamento de Homem de Siqueira (2), nova 
modificagao sofreu o corpo redacional, a 9 de julho, nele 

(2) Comentando a retirada do redator-chefe d'A Cidade, escreveu 
a Gazeta da Tarde, na sua edigao de 9-7-1895: "Os motives nao foram 
outros senao as perseguigoes de que o tornaram vitima e as dificuldades 
em que se encontraria para escrever amordagado". 
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passando a figurar, no cabegalho, os nomes de Osvaldo 
Machado (admitido no mes anterior), como redator-secre-
tario; Domingos Magarinos de Sousa Leao e Juvencio Mariz. 

Intensificando-se, porem, a pressao policial, exercida de 
varias maneiras, a folha suspendeu a circulagao, novamen-
te, cinco dias depois (3). 

Reapareceu a 7 de setembro, tendo como diretor Soares 
Guimaraes, mantidos os redatores, menos Juvencio MarLz. 
Assumiu a gerencia Emilio Guimaraes. Em longo artigo 
assinado, o novo diretor exprobrou a atitude do governo esta-
dual, que deflagrara uma "tempestade horrorosa de insul-
tos, de cacete, de faca de ponta, de sabre e de revolver", fri-
sando que "A Cidade interrompeu a sua publicagao por for-
ga da execucao desses desatinos e de novas ameagas feitas 
pelos delegados gratuitos do sr. Barbosa Lima em exibigao 
pelas ruas as mais publicas e ao sol do meio dia". 

Noutro editorial, intitulado /'A postos", lia-se: "Hoje 
como ontem, nos bateremos, sem treguas, sem desfalecimen-
tos, pela dignificacao da Republica neste pedago da livre 
America; de modo que A Cidade continuara a ser um ba-
luarte da liberdade e do patriotismo; embora muita vez sin-
tamos a espada do arbitrio cair, celere como o raio, sobre 
nossas cabegas". 

"Em nossas colunas — acentuou — o gemido das viti-
mas,o grito dos oprimidos, as imprecagoes dos perseguidos 
encontrarao, sempre e sempre, ecos simpaticos. A nossa 
pena, forjada do ago das nossas convicgoes, estara sempre ao 
lado dos que tem sede de Justiga, acusando e criticando 
todos os atos arbitrarios, quaisquer que sejam os seus au-
tores". 

A 14 do referido mes, sob o titulo "Gravissimo", dizia 
a redagao: "Parece que o simoun do despotismo, com a 
aproximagao do pleito de 30 de setembro, sopra ameagado-
ramente". Citou ameagas ao jornalista Pereira Junior, dire
tor do Commercio de Pernambuco, declarando que a policia 
procurava desacata-lo, ofende-lo fisicamente", para concluir, 
apos outras consideragoes: "A imprensa, desenganem-se os 
homens do poder, e um sacerdocio e, quando tombar um 
lutador, quando for trucidado um jornalista, levita da honra 

(3) Verificada a nova suspensao, o Commercio de Pemambuco, de 
16-7-1895 concitou os redatores d'A Cidade a fazercm-na voltar a circu-
lacao quanto antes, mesmo que se expusessem a sucumbir. E concluiu: 
"t uma gloria morrer pela imprensa. que e a concentragao sublime das 
legitimas aspiragoes da humanidade". 
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8 do patriotismo, tera logo um substitute, que continuar^ 
a evangelizar a massa popular". 

Na nova fase, aumentou, consideravelmente, a quanti-
dade de reclames comerciais, sendo destinada, apenas, a pri-
meira pagina a materia redacional, nela aparecendo, ainda, 
a secao "Pequenos aniincios". 

As elei^oes de setembro deram lugar a intensificagao 
dos ataques ao Governador Barbosa Lima, acusado como 
incentivador da fraude. A 5 de outubro foi o diretor do ves
pertine agredido e espancado per oficiais de policia disfar-
gados. Deis dias apes, Osvaldo Machado e Domingos Maga-
rinos deixavam a redacao, permanecendo Scares Guimaraes 
sozinho, no cabegalhe, como diretor e redator-chefe. 

A edicao dc 5 de novcmbro assinalou o primeiro aniversa-
rie da folha, que apareceu com retrato do diretor na pri-
meira pagina. Foram impresses alguns exemplares em fino 
papel roseo, as letras douradas. 

Em virtude de diversos repares nas oficinas, nao circu-
lou a 31 de dezembre de 1895 e nes primeiros seis dias de 
1896. Na edicao de 20 de Janeiro dizia o editorial "A pestes, 
republicanos!" que a "hidra da monarquia" ousava "renas-
cer neste grandiose pedaco da terra americana", acense-
Ihande: "t, tempo, ainda, de salvar a Republica; sejamos 
tedos soldados da patria". 

Cinco dias apes, voltava-se o articulista contra o gover
nador do Estade, em termos mais virulentos do que nunca, 
assim iniciando o editorial "Nae tardara": "A hora da rege-
neragao pernambucana nae tardara a sear fortemente, para 
honra e felicidade desta terra, tao ludibriada ultimamente 
pela politica insidiosa do sr. Alexandre Barbosa, o mais 
Mo despota destes ultimes tempos. E a 7 de abril de 96 que 
o execrando governo da tirania, que se inicieu pela falsidade 
e pela traigae, tende a cair na vala cemum, coberto de mal-
digoes e gargalhadas sinistras". 

A par da campanha politica, cada vez mais azeda, e 
nada obstante a restrigae de espago, voltou a poesia as co-
lunas d'A Cidade, surgindo novos vates no proscenio, a sa-
lientar: Miguel Barros, Celse Vieira, Ciridiao Durval, Luis 
Guimaraes Junior, Adolfo de Arauje, Almeida Junior, Au-
gusto Aristeu, Julieta d'Aguilar e Fernando Leal. 

Nova modificagae veio a ocerrer a 13 de marge do refe-
rido ano, mudande completamente a orientagae do jornal, 
que se transferiu para o campe situacienista. Afastade Sca
res Guimaraes, surgiram no cabegalhe, cemo redatores, Tel-
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xeira de Sa, Cornelio da Fonseca, Afonso Costa, Raul Cintra 
e Medeiros e Albuquerque, lendo-se no editorial de reapre-
sentagao: _ 

" . . . 0 nosso programa evolvera da significacao histo-
rica que a denominacao do nosso jornal A Cidade manifesta 
segundo os multiplos aspectos resumidos nos vocabulos — 
politica republicana — civismo — civilizagao —, largamente 
exemplificados nas suas acepgoes essenciais pelos memora-
veis episodios da historia de Pernambuco". 

Constava ainda: prestigiar a autoridade; nao dar "quar-
tel aos arruaceiros e turbulentos"; pugnar "pela liberdade 
em todas as manifestacoes da atividade humana"; ficar "ao 
lado de todas as igrejas e todos os credos religiosos contra 
quern quer que, povo ou governo, os pretenda perseguir e 
impedir de funcionar livremente" e, finalmente, contribuir 
"para a propaganda da Republica". 

Alterou-se a tabela de assinaturas, passando a serem 
cobrados 13S000 per semestre, na capital, e 15S000 "fora de 
portas", e melhorou o servigo telegrafico, que era quase 
inexistente. A administracao estadual passou a receber elo-
gios, sendo dedicada toda a primeira pagina da edigao do 
dia 23, mais um editorial na segunda, ao aniversario nata-
licio de Barbosa Lima, "pernambucano ilustre entre os mais 
ilustres", cujo governo constituia "brilhante pagina da his
toria de Pernambuco". 

For outro lado, cessaram as hostilidades contra o Diario 
de Pernambuco, sobrevindo polemicas com o Jornal do Re
cife, inclusive a proposito da criagao da Escola de Engenha-
ria; com A Provincia, sobre a posicao do Barao de Lucena 
no Partido Autonomista, e com a Gazeta da Tarde, que ata-
lava o governo. Foram novos colaboradores: Guilherme 
Dias, que depois se tornou assiduo correspondente na Euro-
pa; Cherubin de !a Konda, escrevendo cronicas politicas, e 
Manfredo Fernandes. Terminado o seu periodo de governo 
em abril, comecou Barbosa Lima a assinar artigos, em pole-
mica com o "belicoso major" Jose Izidoro Martins Junior 
(este pela Gazeta da Tarde), chamando-o, entre outros epi-
tetos, "enfatuado e presuncoso poeta" e "o deputado de 
Muribeca". 

Sob o novo governo, A Cidade tornou-se orgao oficial da 
Prefeitura do Recife e, a 30 de junho, a primeira pagina, 
circulada de tarja, prestou homenagem ao primeiro ani
versario da morte de Floriano Peixoto. 

Outra polemica alimentou o vespertino com A Provin
cia, a que chamava "orgao deleterio", desferindo rijos ata-
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ques ao seu redator e lider politico Jose Mariano, que fora 
derrotado no pleito para deputado, em disputa com o ex-
governador. 

Em 1897, 0 proprio Barbosa Lima passou a figurar no 
corpo redacional, seguido de Cintra Lima, saindo depois Cor-
nelio Fonseca, Medeiros e Albuquerque e Teixeira de Sa. Mais 
poetas surgiram: Goncalves Crespo, Cruz e Sousa, Eduardo 
Machado, Artur Bahia e Silva Ramos. 

Ja em meados do ano, a folha entrou a criticar a nova 
administragao, exercida por Joaquim Correia de Araujo. 
Entretanto, seus editorials focalizavam assuntos gerais, quer 
no ambito federal, quer no estadual, quer no municipal, con-
tinuando, em sueltos, os ataques pessoais a Jose Mariano e 
Martins Junior, tornados como que assunto para as faltas 
de assunto. 

No ano seguinte, edigao de 27 de junho, o vespertine 
deu guarida a sucinta nota, encimada por uma caveira, se-
gundo a qual a Faculdade de Direito do Recife, "penalizada 
com o extemporaneo falecimento do Estado de Pernambuco", 
convidava o povo para assistir a missa de sufragio (4) . 

A partir do mes de julho — 1898 — A Cidade iniciou 
campanha contra a administragao do municipio, embora 
permanecendo, ate o fim, seu orgao oficial. Era prefeito 
Bianor de Medeiros. 

Ocorreu a 5 de outubro a ultima reforma do corpo dire-
tivo do jornal, dele se tornando unico proprietario Alexan
dre Jose Barbosa Lima. Assumiu o cargo de diretor-gerente 
Afonso Lucio de Albuquerque Melo, em substituigao a Ma
nuel Goncalves Ferreira Costa. 

Uma semana depois, passou a encher-se a primeira pa-
gina exclusivamente de anuncios, o que so foi feito ate o 
dia 20. Finalmente, a 8 de novembro diminuiu alguns cen-
timetros o formato da folha, mas dedicava, em compensacao, 
quase duas paginas a materia redacional, bem variada. 

A tiragem, que comecara com dois mil exemplares, su-
biu, em 1897, para tres mil, voltando, por fim, a quantidade 
original. Em meados de 1898 foi adotado, tambem, o regime 
de assinatura anual, a 26$000, mais 4$000 para fora da 
capital. 

Saiu a 31 de dezcmbro a ultima edigao de 1898, n.° 288. 
Terminou ai o conteiido das colegoes encadernadas da 

(4) O Estado de Pernambuco, que caira no desagrado da classe aca-
dSmica, achava-se apenas suspenso, e a "missa" nao se celebrou devido 
k interferencia suasoria da autoridade policial. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 3 6 3 

Biblioteca Publica do Estado. Mas a publicagao prosseguiu, 
encontrando-se numeros esparsos na segao de interditos ao 
manuseio. A 20 de fevereiro de 1899, por exemplo, ocorreu 
uma edigao especial, em papel cOuche, dedicada h chegada 
do vaso de guerra portugues "Adamastor" ao porto do Re
cife, toda a primeira pagina em litogravura, incluidos no 
desenho o cabegalho, retratos do navio e do seu comandan-
te e OS dizeres "Homenagem ao povo portugues". As pagi-
nas centrals foram exclusivamente ocupadas pelo noticiario 
e artigos sobre o empolgante acontecimento. 

Por outro lado, foi possivel apurar que A Cidade teve 
sua circulacao suspensa a 27 de margo, para mudanga do 
predio, reaparecendo no dia 3 de abril (5). 

O ultimo encontrado foi o n° 75, ano VI, de 29 de abril 
de 1899 (6), figurando no cabegalho, unicamente, o nome 
do gerente. Inseriu artigos assinados por Soares dos San
tos e Manuel Arao, afora a materia de rotina. 

Nao ha indicios de ter continuado a publicagao (Bib. 
Pub. E s t . ) . 

1895 
O ESTADO — Diario da tarde, de orientagao situacio-

nista, apareceu no dia 8 de Janeiro de 1895 (1), em formato 
de 54 X 35, com quatro paginas de cinco colunas, tendo 
como redator-proprietario Celso Florentino Henriques de 
Sousa e redatores Bianor de Medeiros, Afonso Costa e Santos 
Moreira. Vendendo o exemplar a 100 reis, apresentou a se-
guinte tabela de assinaturas: semestre — 93000; trimestre 
— 5$000; para fora da cidade: ano — 18$000; semestre — 

(5) Informacao colhida no Commercio de Pemambuco, edigoes de 
28 de margo e 5 de abril de 1899. 

(6) Embora fazcndo-o interrogativamenle, Alfredo de Carvalho re-
gistou, nos "Anais", que o n.° 55, de 12 de abril de 1898, tinha sido o 
derradeiro da existencia d'A Cidade. Ja Sebastiao Galvao, no seu "Di-
cionario", errando difercntemente, foi mais alem, dando como edigao final a de 
12 de novembro do referido ano. 

(1) No dia seguinte, o epigramista Juca, d'A Cidade, oposicionista, 
assim "saudou" a nova folha, em quadra solta, encimada pela vinheta 
dum anjinho tocando clarim: 

"Proclamo o aparecimento 
Do orgao da di tadura. 
Ja sondei-lhe a fibratura: 
So asneira e aviltamento". 
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lOSOOO. Redacao e oficinas: rua das Laranjeiras (hoje ine-
xistente) n.° 23. 

O artico-programa, assinado por todo o corpo redacio-
nal, dizia, inicialmente: "Surgindo jna arena jornalistica, 
O Estado vem ocupar um modesto posto entre os que se 
batem pelo desenvolvimento das ideias vasadas nos moldes 
da democracia moderna. Filiado ao Partido Republicano 
Federal, procurara manter-se na defesa da politica larga 
que tem por principio a garantia dos direitos civicos, por 
base a ordem e por fim o engrandecimento da patria, na 
altura dos orgaos da imprensa dignos de nossa civilizagao. 
Como partidario, prestara decidido concurso ao principio da 
autoridade, do qual dimana a mais segura garantia da tran-
quilidade publica". 

Depois de outros topicos, concluiu o editorialista: 
" . . . como imprensa, doutrinando o povo, formando e guian-
do a opiniao, espera manter-se na altura desse poderoso ele-
mento de civilizagao e dedicar todos os seus esforgos a defesa 
dos interesses socials e politicos da Uniao Brasileira. Pres-
tando franco apoio a politica inaugurada em 15 de novem-
bro, pelo advento do primeiro governo civil da Nagao, e aplau-
dindo a politica energica e moralizadora do benemerito go
verno do Estado, o novo orgao da imprensa pernambucana 
estara tambem ao lado das classes conservadoras na defesa 
de seus interesses politicos, por isso que dai e que promanam 
OS principios e as garantias de ordem tao necessarias ao 
desenvolvimento social e material de Pernambuco". 

Tendo as paginas externas tomadas por anuncios, a 
materia redacional localizava-se nas do centre, ainda duas 
colunas dedicadas a materia paga. Alem do artigo de fundo 
e poucos telegramas, inseria as secoes "Em revista"; "Coisas 
. . . d'A Rua" (2) e "Para distrair"; ligeirissimo noticiario; 
algumas notas curiosas sob o titulo "Silforama"; indicagoes, 
avisos, editais e folhetim, que comecou com a novela de 
Jose de Alencar "Encarnacao". Havia, tambem, uns sonetos 
satiricos, em sete silabas, com a epigrafe "Doses fracio-
nadas" ou "Doscmetria", assinados por Lacuzzon e Dr. 
Burgjjraeve. 

Nao so OS editorials, mas tambem o conteudo das segoes, 
seja em prosa, seja em verso, girava tudo ao derredor da 
politica, tecendo pesados ataques aos jornais oposicionistas 

(2) "A rua" — titulo da nota politica diaria, d'A Proviiicia, assinada 
por G. M. 
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e seus mais destacados redatores, como Gongalves Maia, 
Faelante da Camara, Pereira Junior, Martins Junior, Jose 
Mariano e Scares Guimaraes, ao passo que endeusava o 
Presidente Prudente de Morals, o Governador Barbosa Lima 
e demais elementos da situacao dominante. 

Num avtigo do coluna e meia, O Estado fez, na sua edi-
Qao de 21 de Janeiro, o panegirico do "nome glorioso do attial 
presidente da Camara federal", escrevendo, a certa altura: 
"Nao podemos tragar o perfil do retrato do Exm° Sr. Dr. 
Rosa e Silva, porque nao nos julgamos bons fotografos para 
semelhante empresa. O que ele vale, di-lo a consciencia do 
povo; o que ele tcm feito, di-lo a sangao autentica do pais 
pelos seus orgaos imediatos". 

A proposito do assassinio de Jose Maria de Albuquerque 
Melo, assim concluiu o editorial de 5 de margo, a parte li-
geira noticia sobre o falecimento: "Oxala que o fato de on-
tem, que todo deploramos, convide a reflexao os politicos 
exaltados, os espiritos irrequietos a dominarem as paixoes 
partidarias que tantas vezes arrastam a pratica de atos pre-
judiciais com grave detrimento da paz, do progresso, da civi-
lizagao da patria, cujos interesses so podem ser servidos a 
sombra da lei, que deve ser o nosso roteiro na travessia que 
fazemos em busca do sublime desideratum de bem servir a 
Republica". 

Nas edigoes de 12 e 14 do referido mes, o vespertino 
divulgou artigos assinados por Francisco de Assis Rosa e 
Silva, em resposta a Goncalves Maia, que o acusara, atraves 
d'A Provincia, de responsabilidade, junto ao Governador 
Barbosa Lima, no atentado que vitimou Jose Maria. 

Outras diferentes segSes foram ainda criadas, em subs-
tituigao as anteriores, tais como "Cavacos", por Democrito, 
e "Sabatina", por Frei Satanaz, ambas de ataques aos poli
ticos da oposicao, atraves da iroiiia, da satira e do ridiculo, 
assim como as quadras soltas de Pantagruel (3) . 

A partir de 17 de abril, retirado o nome de Afonso Costa, 
foram acrescentados ao corpo redacional os de Paulo da 
Silveira, Aprigio Garcia e Julio Antero. Rodolfo Garcia figu-
rava como redator-auxiliar. 

(3) Tendo A Cidade terminado uma noticia de aniversario fazendo 
votos para que datas iguais se repetissom "ate a eternidade dos seculos", 
pespegou-lhe Pantagruel, a 3 de abril, a seguinte quadra-epigrama: 

"Hosanas! a humanidade 
Tudo leva de vencida: 
— Ja descobriu A Cidade 
O elixir da eterna v i d a . . . " 
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Sem mais alteragoes, prosseguiu a folha a sua rota, at6 
que, de 28 de agosto por diante, passou a colocar a materia 
redacional na primeira pagina, destinadas as tres ultimas 
a parte ineditorial e anuncios. Criou-se a epigrafe "Mosai-
cos", sob a qual se divulgava um soneto por dia, de autores 
diferentes, entre eles Honorio Carrilho, Julio Brandao, Da-
masceno Vieira, Gongalves Crespo, Zalina Rolin, Lindolfo 
Gomes, Ulisses Sarmento e Joaquim de Araujo. 

Cada vez mais reduzido o espago de que dispunha, man-
tendo, ininterruptamente, o folhetim, O Estado s© apresen-
tava, nos ultimos meses do ano, o infalivel ineditorial, raras 
noticias e notas politicas sucintas, de ataque aos orgaos 
da imprensa chamada inimiga do governo, sobretudo o 
Commercio de Pernambuco, a cujas "Marcas" opunha as 
"Contra-Marcas". Em setembro, o articulista visava, tam-
bem, ao Novidades e as suas "arias de doestos e falsidades 
contra o glorioso Partido Republicano Federal de Pernam
buco" . 

A 16 de novembro retirava-se do cabegalho o nome de 
Bianor de Medeiros, por ter de assumir o cargo de prefeito 
do Recife, na sua qualidade de sub-prefeito. Findou o ano 
com o n.° 285, de 31 de dezembro (Bib. Pub. E s t . ) . 

O n.° 1, ano II, saiu a 2 de Janeiro de 1896, quando uma 
nota ligeira augurava "paz e felicidade para a Republica e 
para a familia brasileira". Comegou entao o folhetim "A 
filha do deputado", por Georges Ohnet, seguindo-se-lhe 
"Uma ladra" e, por fim, "Lise Fleuron", ambos do referido 
autor, o ultimo dos quais atingiu 53 rodapes, sem chegar a 
concluir-se. 

Nao ocorreram modificagoes no programa d'O Estado, 
que jamais deu tregua aos politicos da oposigao, sobretudo 
ao Partido Autonomista, travando continuo debate com A 
provincia e outros diarios. Uma pagina, apenas, para toda 
a materia redacional, sem faltarem os "Tratos a bola", segao 
do Dr. Pick. 

A comegar de margo, o vespertino fez a propaganda da 
candidatura do Conselheiro Rosa e Silva ao Senado Federal. 
Depois, terminado o mandato do Governador Barbosa Lima, 
passou a apoiar a gestao do Conselheiro Correia de Araujo. 

Prosseguiu a existencia d'O Estado ate o n.° 148, de 4 
de julho de 1896 (4). Suspendia-se a publicagao — declarou 

(4) Na relagao dos "Anais", de Alfredo de Carvalho, figura O Estado 
como tendo existido, apenas, ate 31 de dezembro de 1895, que 6, justa-
mente, a parte encontrada na Biblloteca Publica do Estado. Foi o que 
registou, igualmente, o "Dicionario" de Sebastiao Galvao. 
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uma nota — porque as oficinas precisavam de reparos, "im-
possiveis de ser efetuados" com o servigo tipografico normal. 
Voitaria oportunamente, para dar seu "desinteressado con-
tingente em prol da causa nacional, concretizada nas ideias 
do grandioso Partido Republicano Federal", de que se cons-
tituira "modesto apostolo na imprensa pernambucana". Nao 
voltou (Bib. do Inst. Arqueol.) . 

1897 
ESTADO DE PERNAMBUCO — 6rgao ligado a situa-

gao polltica dominante, entrou em circulagao no dia 4 de 
agosto de 1897, em formato grande, com quatro paginas a 
cinco colunas de 16 ciceros, impresso em oficinas proprias, 
situadas, juntamente com a redacao, na rua 15 de Novem-
bro (atual do Imperador) n.° 75. Corpo redacional: Celso 
Florentino Henriques de Sousa, Antonio J. de Almeida Per-
nambuco, Aprigio C. de Amorim Garcia, Rodolfo Garcia, 
Elpidio de A. e L. Figueiredo, J . J . de Faria Neves Sobri-
nho, Julio A. de Melo Furtado, M. Caldas Barreto, Manuel 
dos Santos Moreira e Paulo A. da Silveira. Tabela de assi-
naturas: ano — 20$000; semestre — 10$000; trimestre — 
6S000, esta ultima parcela so para a capital. 

Publicagao matutina, lia-se, inicialmente, no artigo-pro-
grama: "Satisfazendo os estilos da imprensa, o Estado de 
Pernambuco vem manifestar ao publico os principios e nor-
mas que o guiarao na Jornada que ora inicia no campo do 
jornalismo; e o faz com a maior simplicidade, sem se preo-
cupar com a elegancia da forma, com a beleza das frases, 
mas fortalecido pela convicgao da causa que defende. Con-
fiada, como se sabe, a sua redacao a cidadaos filiados ao 
Partido Republicano Federal, os intuitos do novo orgao da 
imprensa pernambucana nao podem ser diversos dos da 
agremiagao politica debaixo de cuja bandeira militam seus 
redatores. Assim, o quanto estiver ao seu alcance, pugnara 
pela manutengao da Constituigao de 24 de fevereiro e do 
regime nela adotado, e pelo desenvolvimento das teses cons-
titucionais dentro dos moldes democraticos". 

Apos outras consideragoes em torno da politica a defen
der, concluiu: "Refletindo-se na suprema direcao do pais, o 
gov'erno do Estado merece os aplausos dos bons pernambu-
canos e o novo representante da imprensa local estara pron
to a coadjuvar a sua administracao, que assenta nas mais 
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seguras bases da justiga e da honestidade. Sempre ao lado 
das classes conservadoras e decidido na defesa de todas as 
liberdades e garantias constitucionais, contribuira com o seu 
parco contingente para o bcm estar e para a felicidade da 
patria e especialmente para o desenvolvimento social e ma
terial de Pernambuco". 

Seguiu-se a meta do novo diario, localizada a materia 
redacional na primeira e parte da segunda pagina e o res-
tante de anuncios. Destacavam-se as secoes: "Coisas e casos" 
e "Cocegas", esta a cargo de Tic, em prosa e verso, respecti-
vamente, ambas tratando de politica; "Pagina Azul", de 
sonetos, onde se alternavam Paulo de Arruda, Luis Guima-
raes Junior (que morreu cego, em Lisboa, a 17 de maio de 
1898), Fernando Barroca, Luis Rosa, Raimundo Correia e 
outros; "A politica dos Estados"; "Boatos", com a assina-
tura de Lulu Botelho; "Tipos e Caretas", por Etc & Tal; e 
"Politica", constituida de comentarios de Lincohi. 

No mes de setembro, comecou a divulgar telegramas do 
correspondente especial no Rio de Janeiro; e Lelio Junior 
iniciava, no dia 12, o rodape "Aos domingos", "mais visando 
desopilar a burguesia pacata do indigesto repasto dos edi
torials politicos, do que mesmo uma doutrinagao magistral 
sobre artes, ciencias e literatura". 

Desde o aparecimento, o jornal, atraves de editorials e 
notas diversas, ocupava-se a fundo em defender a politica 
dominante e atacar a oposi^ao. Ainda em setembro, a 19, 
apresentou uma inovacao na imprensa da epoca, introduzin-
do na sua segunda pagina, ao alto das tres primeiras colu-
nas, cerca de vinte centimetros de altura, o jornalzinho hu-
moristico A Tro^a, que trazia abaixo do titulo o conceito 
"Honny soit qui mal y pense" e, no Expediente, a indica-
gao: "A Tro<ja e orgao de maior circulacao dentro do Estado 
de Pernambuco. Publica-se aos domingos. fi filho-fami-
lia e mora em casa de seu pal. Nao usa telefone". O filhote 
teve, no entanto, vida efemera, nao chegando a dez edicoes 
dominicais. O rodape de Lelio Junior durou mais, sendo su-
primido aos seis meses de vigencia. 

A partir de Janeiro de 1898, mes em que sairam do ca-
begalho os nomes componentes do corpo redacional, iniciou 
campanlia a prol das candidaturas Campos Sales e Rosa e 
Silva a Presidencia e Vice-Presidencia de Republica, o ul
timo dos quais, uma vez eleito, mereceu pagina de honra, 
a 13 de margo, com retrato a craion, em tres colunas, da au-
toria de Rodolfo Lima, e longo editorial laudatorio. 

Vinha publicando poesias de Damascene Vieira, Fre-
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derico Vilar, V. Ferreira, Teodoro Figueiroa, Honorio Car-
rilho, Fernando Barroca, Nobrega Junior e Modesto Vital, 
fiste criou, em abril, a "Musa Traquina", enquanto Lulu 
BoteUio iniciava a cronica humoristica "Cha de garfo", mui-
to depois substituida por "Posta restante". 

Na segunda quinzena de julho ocorreu grave incidente 
entre o Estado de Pernambuco e academicos de Direito, os 
quais, interpretando mal um comentario despretensioso de 
Lulu Botelho, do dia 17, levaram a efeito, a 21 e 22, demons-
tragoes hostis, rasgando exemplares do jornal, aos gritos de 
"Fora o Estado!" e enterrando-o simbolicamente (1), numa 
barrica, em praca piiblica, sob ameagas de apedrejamento 
da redagao, o que foi evitado porque os tipografos, por sua 
vez sairam a campo, enfrentando a turba, munidos de paus 
de vassoura, componedores e outros instrumentos de tra-
balho, o que levou o Jornal do Recife a dizer que o pessoal 
grafico estava "armado da cabega aos pes". 

Nas edicoes de 31 do mes em aprego e seguintes, a folha 
divulgou, sob o titulo "Memoria", assinada por Francisco 
Augusto Pereira da Costa, uma "justificativa do direito de 
propriedade que assiste a Municipalidade do Recife" sobre o 
edificio em que funcionava "o Forum da capital do Estado, 
apresentada ao Instituto Arqueologico". 

"Nosso aniversario" foi o titulo do editorial comemora-
tivo da edigao de 4 de agosto. Dizia: "Nao foram poucos os 
espinhos e as urzes que ourigaram-se em nossa Jornada. Con-
sideravel foi o niimero de contrariedades e amarguras que 
formaram a nossa partilha de jornalistas". 

"Nam por isso, entretanto, — acentuou — as nossas 
forgas se brandearam". Cumpria o dever de manifestar sua 
gratidao ao "intemerato chefe dr. Jose Marcelino da Rosa e 
Silva" e "ao generoso publico pernambucano". 

Prosseguiu, sem quebra do padrao politico de hostili-
dade intensiva as fagoes oposicionistas, assim atingindo o a-
no de 1899. Novas segoes de carater politico apareciam, de su-
bstituigao em substituigao ora cronica, ora epigrama, ora no-
tas ligeiras, tais como: "A nota", a cargo de XX; "Vespas", 
depois "Novena", assinadas por Tenorio; "Simplicidade", de 
Simplicio; "Cochichos", depois "Notas esparsas", por Calixto; 

(1) Fora outros jornais, A Provincia, de 29 de julho de 1898, noti-
ciou que estudantes de Direito haviam anunciado, para a v^spera, uma 
missa de setimo dia, por alma do Estado de Pernambuco, o que deixou 
de efetivar-se por interferencia amigavel da policia, havendo, apenas, 
passeata e discursos inllamados. 
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"Setas", de X; "Bric-a-brac",, por Settalio; "Perfis a gis", a 
cargo de Pastor; "Conversas de rua", de Alfredo Capuz; "Mu-
sa Traquina", que voltou redigida por Gil Phanor, e, final-
mente, as "Retas e curvas", de A. & A., alternando com J. F. 

Atingido o ultimo ano do seculo, mantinha o mesmo pro-
grama de encomios ao governo e ataques a oposigao, especial-
mente aos jornalistas Jose Mariano, Martins Junior, Baltazar 
Pereira, Gongalves Maia, Trajano Chacon e Pereira Junior e 
aos diarios A Provincia, Jornal Pequeno (2), Gazeta da Tar
da, A ConcentraQao e Commercio de Pernambuco, todos eles 
voltados contra a administragao do Governador Sigismundo 
Antonio Gongalves, que deixou o palacio do Campo das 
Princesas no dia 7 de abril, entregando o poder a Antonio 
Gongalves Ferreira, igualmente envolvido na critica da men-
cionada imprensa. 

A par de algumas segoes novas, extintas outras, publicou, 
entre agosto e setembro de 1900, o poema epico-burlesco "Sa-
turneida", em serie, de Virgilio Neto. 

Sem mais alteragoes, admitindo raros trabalhos de carater 
literario, aos domingos, e algumas poesias de Juvencio de 
Aguiar, o matutino chegou ao fim de sua existencia a 21 de 
junho (3) de 1901. Escreveu a redagao, a proposito: 

"Precisando esta folha de uma completa reforma em seu 
material tipografico, reforma que se nos afigurr. agora inadi-
avel, somos forgados a suspender sua publicagao, pelo tempo 
que para tal for necessario. Oportunamente, fa-la-emos rea-
parecer sob feigao moderna, para de novo ocupar, no jorna-
lismo pernambucano, o posto modesto mas honroso que por 
era deixa vago". 

Nao voltou jamais. Em quatro anos incompletos, circula-
laram 1144 edigoes do Estado de Pernambuco (Bib. Pub. Est.). 

1898 
PEQUENO JORNAL — Diario vespertino, surgiu no 

dia 1 de julho de 1898, em formato de 51 X 36, com quatro 
paginas de cinco colunas. Tendo como proprietario Luis Pe-

(2) O virulento diario, aludindo aos confrades do Jomal Pequeno, 
na edigao de 11 de Janeiro de 1900, chamou-os de "bandidos do jornaleco 
pequenino". 

(3) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", registou 30 de junho, mas 
Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario", avangou o erro para 30 . . . de julho. 
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reira de Oliveira Faria (1), a diregao estava confiada a Her-
silio de Sousa, Paulo de Arruda e Julio Falcao, embora nao 
figurasse nenhum nome no expediente. Tabela de assinatu-
ras: ano — 24$000; semestre — 12$000; trimestre — 6$000; 
para fora da cidade, respectivamente: 27$000, 13$500 e 7$000. 
Prego do exemplar — 100 reis. 

Constava do artigo de apresentagao: "O jornal e o livro 
de cada dia em que o povo se instrui, com que se recreia, de 
que faz o orgao de suas aspiragoes licitas e por onde langa 
barreiras a prepotencia das autoridades. E livro destes, em 
que nao ha senao beneficios para a sociedade, que se alastrem 
por todos OS cantos; penetrem em todos os lares; se antepo-
nham a todos os olhos e conquistem todas as consciencias. 
Nunca sao demais. O Pequeno Jornal, com especialidade, 
visa doutrinar o povo em todos os ensinamentos uteis do espi-
rito moderno; despertar-lhe os nobres estimulos para os em-
preendimentos da iniciativa particular; provocar-lhe as ener-
gias para o fortalecimento da solidariedade dos interesses; 
reanimar-lhe as forgas para a resistencia ao ataque e ao esbu-
Iho dos seus direitos; servir de interprete de suas necessidades, 
de suas queixas e de suas justas indignagoes perante os domi-
nadores do dia. 

"As classes laboriosas: a agricultura, as industrias, o co-
mercio, e ainda mais os artistas, os operarios, os mais humildes 
representantes das mais infimas profissoes terao no Pequeno 
Jornal o melhor amigo e o maior defensor de suas vidas, de 
suas honras, de suas propriedades e de suas prerrogativas. file 
nao tem conveniencias politicas que atender, como nao tern 
pretensoes oficiais que ajeitar, nem finalmente consideragoes 
de pessoas que inquerir quando estiverem em jogo as grandes 
questoes que importam no bem estar da comunhao". 

Abrindo a segao "Varias", vinha a nota a seguir: "Aos 
ilustres colegas de imprensa o Pequeno Jornal apresenta-se, 
hoje, com toda a cortesia. Sem casaca e luva de pelica, em 
todo caso com o costume novo dos dias solenes, ergue o repos-
teiro e penetra no vasto atelier da imprensa com um certo 
desassombro. A seguranga de sua corregao da-lhe esse desem-
barago, e leva-o a confessar sem rodeios que sabera manter-
se na linha da etiqueta, quer se trate de questoes serias ou 
de um simples e polido cumprimento, como faz ele agora 
daqui, desta segao aos seus distintos colegas". 

A proposito de certas insinuagoes do Estado de Pemam-

(1) Luis Faria era o arrendatario e gerente do Jornal do Recife. 
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buco, que o crismara como "filho do Jornal do Recife", por 
imprimir-se nas oficinas deste ultimo, o vespertino langou, 
logo a 4 de julho, o artigo "Viver as claras", dizendo, a certa 
al tura: "O Pequeno jornal, saibam todos quantos este escri-
to virem ou dele tiverem noticia, nada tem, nem quanto k 
propriedade, nem quanto a economia, nem quanto a orien-
tagao, com o Jornal do Recife ou com outro qualquer jornal". 

Contendo duas paginas de aniincios, nas duas dedicadas 
a materia redacional inseria bem elaborados artigos de fun-
do, ligeiro servigo telegrafico, as segoes "Letras", "Teatros e 
Saloes", "Ciencias", "Poesia", "Humorismo", "Conselho", 
"Mosaicos", "Porta-Cartoes", que era o registo social, "Indi-
cagoes uteis", noticiario do Exterior, tudo em pequenas do
ses, e o folhetim "A ilha dos cisnes", por D. Manuel Fer
nandez y Gonzalez. Outras segoes vieram depois, tais como: 
"Os jornais da manha" ; "Piadas", por Diavolino, e "Coce-
gas", de Dudu Peralta (pseudonimo de Durval de Bri to) . 

Quase diariamente, divulgava-se um artigo de colabora-
gao, com a assinatura de nomes em evidencia, a saber: Car
los Porto Carreiro, Paulo de Arruda, Teotonio Freire, Viana 
de Carvalho, Julio Pires Ferreira, Miguel Barros, Alfredo de 
Castro, Soriano de Albuquerque, Bianor de Oliveira, Artur 
Bahia, Gervasio Fioravanti, Aristeu de Andrade, Lessa Ju
nior, Artur Orlando, Placido de Almeida, Malaquias da Ro-
cha e Xavier Coelho, alem de transcrigoes eventuais. 

Assim ultrapassou o ano o bem feito diario, atingindo 
1899 normalmente. Uma nota de 11 de fevereiro declarava 
que Hersilio de Sousa ja nao era redator. Nessa fungao, 
entre outros auxiliares, atuou Gaspar de Meneses. 

Jatando-se de ser "o jornal de maior circulagao a tarde, 
no Norte do Brasil", viveu placida existencia, a cavaleiro 
do partidismo politico, comentando os acontecimentos im-
parcialmente, ate que, no dia 25 de maio, se insurgiu con
t ra a Coluna Republicana do Jornal do Recife, que estava 
"pregando uma teoria errada, perigosa", no tocante as ap6-
lices do Estado, que vinham substituindo o papel moeda. O 
governo federal proibira essa substituigao e a Coluna acon-
selhava a desobediencia. Dai, a censura do Pequeno JornaL 

Seguiu-se uma serie de editorials sobre o tema "Impos-
tos inconstitucionais", ao mesmo tempo que Eugenio Sami-
co subscrevia artigos de analise a inovagao dos "impostos 
de consumo cobrados em selo". A 8 de junho, porem, salien-
tava o editorialista que tudo quanto fora dito resultava em 
pura perda, tempo perdido, pois "a Uniao precisa de dinhei-
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ro"; "o povo nasceu para ser besta e quem torto nasce, tarde 
ou nunca se endireita". 

Combateu, igualmente, o orQamento estadual, que tra-
mitava no Congresso, classificando-o de Monstro e apelando 
para o veto do Governador Sigismundo Gongalves. 

De-corrido o primeiro ano de lides, escreveu o editoria-
lista, a 1 de julho, substancioso editorial, dele constando o 
topico abaixo: "Tendo nascido com todos os dentes, e tendo 
comegado mesmo desde logo a morder na pele dos maus, 
dos ridiculos e dos hipocritas, ele encontrou, todavia, couros 
tao duros que houve receios, mais uma vez, de que se Ihe par-
tissem as armas na luta. Felizmente, escapou, por milagre, 
a esse desastre. E agora, mais avigorado, mais ladino e bem 
disposto do que dantes, entra com ele no segundo cicio de 
sua idade, batendo palmas de contents por ter, tao novo 
embora, merecido ja tantos aplausos, feito tantos amigos e 
conquistado tantos louros do generoso povo de sua terra, de 
cujo seio ele emergiu, em cuja graga ele quer viver e crescer, 
e por cuja sorte ele faz votos de morrer, abragado a sua ban-
deira de verdade e justiga". 

Prosseguiu o programa neutral, comentando com inde-
pendencia e apontando os atos menos avisados, sobretudo 
da administragao municipal, e a nova segao "Bicharia" dava 
palpites para o "jogo do bicho", ilustrando-os com pequenas 
vinhetas. 

Eis senao quando, de maneira insolita e inesperada, viu-
se 0 Pequeno Jornal obrigado a deixar a oficina onde era im-
presso. Divulgou, a proposito, na edigao de 20 de julho de 
1899, a seguinte nota, laconica e melancolica, abrindo a segao 
"Varias": "Circunstancias especiais obrigam o proprietario 
deste folha, tao querida do publico, a suspender hoje a sua 
publicagao". (2) 

Convidava, a seguir, os assinantes que houvessem page 
adiantado, bem como as pessoas que tinham pago anuncios, 
a reclamarem o devido reembolso (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. 
Est . ) . 

(2) A rapidez da ordem de despejo nSo deu tempo h publicacSo do 
editorial de despedida do Pequeno Jornal, que foi divulgado, depois, pelo 
Joma l Pequeno. Dizia ele, a certa altura: 

"Circunstancias especiais criaram a roda do seu proprietario tuna 
situagao tal que a solugao unica foi esta: a suspensao da folha . . . 

Morre, porem, abragado a sua bandeira, que nao profanou, que nao 
deixou rasgar nem cair em poder do inimigo. 

"E a velha guarda, que tinha feito nfele o seu reduto, donde diariamen-
te combatia pela republicanizagao da republica, pela execugao fiel dos 
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1899 
JORNAL PEQUENO — Vespertino que viria a tornar-

se o mais antigo em circulagao no Norte do Brasil (1), o 
primeiro numero circulou a 24 de julho de 1899, em formato 
acima de medio — 51x36 — com quatro paginas de cinco 
colunas. Diretores — Hersilio de Sousa, Julio Falcao e Paulo 
de Arruda. Assinatura anual — 12$000; para fora da cida-
de — 131500; prego do exemplar — $100. Impresso na Tipo-
grafia Miranda, a rua Duque de Caxias n.^ 37, ai tambem 
funcionava, provisoriamente, a redagao e administragao. 

No artigo inicial, escreveu o editorialista: "...apresen-
tamo-nos hoje, ao publico, no firme proposito de continuar 
a missao interrompida, no dia 20 ultimo, pelo Pequeno Jor-
nal, de honrosa e inesquecivel memoria, que nesse dia foi 
obrigado a suspender a sua publicagao". Surpreendido com 
a ordem de despejo das oficinas do Jornal do Recife, onde 
era impresso, "nao Ihe consentiram nem ao menos o derra-
deiro editorial em que se despedia dos amigos". Entretanto, 

principios democraticos, pelo imperio majestoso e imaculado da lei, nao 
podendo mais acomodar-se nesse leito de Procusto em que para ele se 
constituiram as oficinas do Jornal do Recife, onde era impresso, a velha 
guarda que, embora correndo o risco de morrer tambem como o Pequeno 
Jornal, nao se rende nunca, enquanto Ihe restar um alento de existlncia, 
a velha guarda vai levantar la fora outra fortaleza donde Ihe seja dado 
continuar a sua nobilissima tarefa em prol da coletividade. 

"Questao, talvez, de poucos dias apenas de interrupgao, tempo indis-
pensavel para assentarem-se os alicerces da nova construgao e ai coloca-
rem-se as novas baterias, e surgira outra vez na arena, ainda que sob 
outro titulo, a mesma alma do Pequeno Jornal, com a mesma redagao, 
com a mesma orientagao, com a mesma independencia e ate com as mes-
mas piada«, as mesmas notas e os mesmos chopps". 

Lamentando o acontecido, escreveu A Provincia, no dia seguinte: "Quan-
to ao motivo da suspensao, sabemos que foi um ultimatum do sr. Desem-
bargador Sigismundo ao sr. Luis Faria: ou modifica a orientagao, isto 
6, ou deixa de censurar o governo no Pequeno Jornal; ou mata-o; ou nunca 
mais Ihe sera renovado o arrendamento do Jornal do Recife". 

No mesmo diapasao, acentuou a Gazeta da Tarde: "As razoes s5o de 
ordem particular, mas a elas nao e estranho o dedo anarquizador do sr . 
Sigismundo". 

Por sua vez, o orgao situacionista Estado de Pernambuco, ap6s uma 
noticia de quatro linhas, disse: "A terra Ihe seja pesada, para. . . nao exalar 
mau cheiro". 

(1) Cinquenta e seis anos depois do seu aparecimento, o Jornal Peque
no adotou, por algum tempo, o seguinte "slogan", abaixo do titulo: "o ves
pertino mais antigo da America Latina". Entretanto, "El Periodismo — 
Teoria c Pratica" (diregao de Nicolas Gonzalez Ruiz — Barcelona, 1953), 
regista, entre os jornais fundados em 1895, "el diario de la tarde Le Nou-
velliste, peri6dico grafico que ostenta el decanato de la prensa de Haiti". . . 
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"nao estamos mais enterrados (2), porque fizemos a nossa 
ressurreigao quase ao terceiro dia, como Cristo". 

Transformado, assim, de Pequeno Jornal em Jomal 
Pequeno, manteve o mesmo corpo redacional, "as mesmas 
convicQoes e o mesmo porte", mas nao obediente ao mesmo 
proprietario. (3) 

Sem alteragao, propriamente, da materia de rotina, 
escreveu o autor das "Piadas", empregando o subtitulo "Se
gue o bonde": "Diavolino nao e preguigoso, mas aborrece as 
grandes distancias; saindo do Pequeno Jornal, entrou logo 
no Jornal Pequeno, que era mesmo paredes meias". Segui-
ram-se os versos satirico-humoristicos de costume. Foi nova 
aquisigao o follietim de Carneiro Vilela, "A Gandaia", 
novela de costumes regionais. Duas paginas eram de aniin-
cios. 

No dia seguinte, registando a receptividade do vesper-
tino no seio da populagao, frisou o articulista que sua orien-
tagao e seu programa nao seriam modificados, permanecen-
do alheio aos interesses partidarios, "defendendo os direitos 
das classes laboriosas do Estado contra as usurpagoes do 
poder". Mais adiante, aduziu: 

"A verdade, na hora presente, esta em que a politica, 
nomeadamente de Pernambuco, vai seguindo caminho mui-
to errado. Aos erros economicos, a que os homens do go-
vferno se entregam sem atengao aos fatos, arrastando a 
agricultura, as industrias e o comercio a uma situagao 
penosisima, da qual so podem provir fataJmente a ruina 
dos abastados, a miseria do Tesouro e o desespero da popu-
lagao desprovida de fortuna, acrescem a ameaga, a chacc-
ta e o insulto dos jornais oficiais, sistema nunca visto de 
grangear simpatias". 

No terceiro numero, focalizou a norma de conduta que 
se tragara o Governador Sigismundo Gongalves, acentua-i-
do: "Desde aquele malfadado orgamento, diziamos, ate a 
sua ultima imposigao de m.orte ao Pequeno Jornal, S. Ex.* 
vai se comprometendo numa serie de atos que nem a capri-
cho poderiam ser melhor escolhidos para impeli-lo ao mais 
completo desconceito". 

(2) Alusao a uma s^tira do diario situacionista Estado de Pemambuoo. 

(3) Pelo Jomal do Recife, de 30-7-1899, declarou seu gerente, Luis 
Pereira de Oliveira Faria, que nada tinha o Jomal Pequeno com o Pequen* 
Jomal, cujo titulo era de sua exclusive propriedade, "podendo os prejudi-
cados com a suspensao do Pequeno Jomal receber sua indenizacao do de-
clarante". 

1 
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Prosseguiu o vespertino, abordando, cada dia, temas 
diferentes, nos seus editorials, tais como: Agricultura, Porto 
do Recife, Impostos Interestaduais, Carne Verde, Negocios 
municipals, e tc . , aqui e all crlticando a admlnistraQao do 
Estado e, as vezes, atacando a "Coluna Republicana" do 
Jomal do Recife. 

Adotou a segao "Letras", contando com a colaboragao 
de Soriano de Albuquerque, Aristeu de Andrade, Artur de 
Miranda, Alberto Falcao, Sergio Leitao, Ferreira do Monte 
e outros, afora os pseudonimos de Pardal Moreno, Felix do 
Sinai, Rosa Silvestre e Loscardioc. Sob o titiilo geral "Poc-
sias", apareciam, revezando-se, Fiusa de Pontes, Costa Neto, 
Aurea Pires, Gregorio Junior (como se ocultava Joao Gre-
gorio Gongalves), Frota Pessoa, Paulo de Arruda, Alfredo 
de Castro, Alfredo Maia, B. Lopes, Antonio Sales, Jairx^ 
Guimaraes, Teotonio Freire, Jose Henrique, Alcides Baltar, 
Luis Rosa, Celso Vieira, Raimundo Correia. Orlando Teixei-
ra e Luis Guimaraes Junior, chegando a ocorrer, no mes do-
setembro, as segundas-feiras, um rodape so de poesias. 

A 16 de outubro instalava-se, nas tres colunas centri is 
do alto da segunda pagina, O Pequenito, "orgao de reclames 
do Jomal Pequeno", em cinco colunas estreitissimas. Ale-
gando que "a alma do negocio nao e o segredo, como se pen-
sava antigamente", mas "o aniincio e a reclame", alimc;n-
tava o objetivo de servir de cicerone aos leitores, para as 
suas compras. Apresentou anuncios em forma de literatu.a 
miniatural, tendo como titulos os mesmos das secoes comuns 
do jornal, tudo bem redigido, nao faltando, ate, um folhe-
tim —"A Jandaia", em minusculo rodape. Pretendia apa-
recer mensalmente, mas nao passou do n.° 1, ano I (4). 

Novas seqoes surgiram, ja no mes de novembro, a saber: 
"Rabiscos", a cargo de Scarron, e "Chispas", por Saliiis, 
ambas de comentarios politicos, alem das "Notas de miisi-
ca", em versos, por Offenbach, e outras que se iam suce-
dendo. 

A ultima edigao de 1899 — 30 de dezembro, n.<» 130 — 
apresentou bem elaborado editorial, assim comegado: "Ail-
nal, chegamos ao fim do ano. E que fim de a n o ! . . . Um 
fim de ano que, alem de ser fim de mes, e tamb^m fim <" i 
semana, e fim de seculo — coisa que nunca tinhamos visto 
e nem jamais tornaremos a ver — e que bem pode ser ainda 
um fim de mundo, por ser amanha dia de eleicao e estar o 

(4) O numero unico d'O Pequenito foi editado, tamb^m, separadamente. 
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governo decidido a ganha-la, custe o que c u s t a r ! . . . " (5) 
Logo a 3 de Janeiro (primeira edigao de 1900), iniciou 

o vespertino candente campanha contra a Companhia do 
Beberibe, cuja agua fornecida a populagao dizia conter 
chumbo, achando-se envenenada, secundados os editorials 
por uma serie de artigos de Gaspar Peres, a que se segul-
ram outros colaboradores, a salientar A. Pereira Simoes, o 
qual adotou o titulo "As aguas do Recife em 1900". 

Rebatendo afirmativas do Governador Sigismundo Gon-
galves, feitas atraves do Jornal do Recife, a proposito de 
favores alegados por S. Exa^, escreveu Hersilio de Sousa ener-
gico artigo, na edigao de 15 de fevereiro, apostrofandc: 
"Atualmente, posso retorquir a S. Ex^. que, altivez e digni-
dade, eu, plebeu, eu, pauperrimo, eu, simples juiz de Direito 
em disponibilidade e advogado, eu conto em maior dose do 
que S. Ex^" . 

Noutro artigo, mais longo, refutando ncvas insinuagoes, 
acentuou o jornalista, cinco dias depois: "Fecho esta com 
uma ligao de cavalheirismo, de fidalguia de sentimentos, dc 
generosidade, para que S. Ex^. seja obrigado a olhar sem-
pre para mim, por qualquer lado que seja, de baixo para 
cima". 

Noutra nota, a parte, na mesma edicao, afirmou Hersf-
lio de Sousa: "Na qualidade de morto que e atualmente, o 
sr. Desembargador Sigismundo Goncalves so consegue e e ^ -
pestar a atmosfera da cidade com a decomposigao do seu 
cadaver". 

No mes seguinte, conforme carta datada de 31, Hersilio 
de Sousa afastava-se do Jornal Pequeno, alegando "incomo-
dos de saude e afazeres de sua profissao de advogado". Fo 
ram, entao, admitidos Tome Gibson e Domingos Magarinos 
de Sousa Leao, passando o jornal a ser "propriedade de uma 
empresa", esta constituida dos dois novos redatores e dos 
antigos Julio Falcao e Paulo de Arruda (6), logo diminuindo 
o prego da assinatura semestral: 105000 e 12$000, respec-i-
vamente, para a cidade e para fora. 

Aludindo a nova diregao, dizia o articulista, a 2 de abril: 

(5) Nao findou o mundo, felizmente, quando da eleigao, mas, no dla 
seguinte, bem que houve seria ameaga, com o incSndio do mercado do 
Derby, prisoes e grande aparato policial. 

(6) O jornalista Paulo de Arruda, tamb6m poeta do melhor quilate, 
faleceu pouco depois, a 8 de maio de 1900, contando 23 anos de idade. Teve 
ligeira atuagao no J o m a l Pequeno, devido a grave mol6stia que Ihe corroia 
OS pulmoes . 



378 LUIZ DO NASCIMENTO 

"Republicana por consciencia e por coracao, abjura toda a 
influencia de partido; nao fara coro com a grita apaixonada 
dos oposicionistas ao governo nem tao pouco dcixara passar 
em silencio os atos do poder carecedores de censura. Nao 
se quedara diante das violencias da autoridade; e, tendo c 
amor por principio e a ordem por base, empenhar-se-a na 
luta pela consolidagao da estrutura politica e social, com 
as garantias que Ihe facultam o Dever e a Lei. Sem animo 
de vinditas e sem calculo de garantir interesses nas desgra-
gadas flutuagoes partidarias, sabera clamar contra a decrn-
tagao de leis vexatorias e empregar os meios eficazes la 
defesa dos direitos postergados, mas com toda a decencia 
da frase, com todo o respeito a moral e nao com a insolen-
cia e a injuria que viciam e corroem o amago mesmo do jor-
nalismo e profanam o santuario da nossa teologia republi
cana" . 

Na edigao do dia 9, um editorial aludia a posse do Gc-
vernador Gongalves Ferreira: "A administragao de S. Ex^. 
pode ser vantajosa a Pernambuco, desde que S. Ex^. modele 
pela lei e pela equidade a sua conduta, fechando aos inte
resses politicos as portas do Tesouro e harmonizando o zo-
mercio com o governo". Frisou: "As classes ccnservadoras 
estao contra a politica dominante, pelas imposigoes ilegais, 
pelo exagero dos impostos, pelo desrespeito ao pacto cons+i-
tucional e pelo desprezo as queixas dos que reclamam a ga-
rantia dos direitos", concluindo: 

"Seja liberal e cordato; contenha as baionetas da poh-
cia; aplique bem as rendas; melhore a instrugao primaria; 
nao ouga as exigencias da politicagem que tudo corrompa, 
e S. Ex^. tera as bengaos da populagao da terra em que 
nasceu". 

Sob a nova diregao, o Jornal Pequeno admitiu a coia-
boragao de Baltazar Pereira, que empreendeu as "Cartas 
sem resposta", usando o pseudonimo Elias Borges; Gongal-
ves Maia, com o rodape "Cronica do sabado"; Pedro de Abel 
(travesti de Julio Falcao), com o das quartas-feiras, en-
quanto D. M. assinava o das segundas, alem de outros; 
Marcial, autor da cronica politica "Coisa? da rua", depc's 
substituido por Zip, como se ocultava o futuro desembarga-
dor Antonio da Silva Guimaraes; Juvencio, c das "Notas 
do dia", em versos satirico-humoristicos; H. , que assinava 
"De relance", e Faber, responsavel pelo comenl-^rio "A lapis ". 

A edigao de 12 de junho dedicou toda a primeira pigina 
ao falecimento do famoso republicano Anibal Falcao, ocor-
rido seis dias antes, estampando retrato do extinto e artigos 
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especiais de Tome Gibson, Antonio de Sousa Pinto, Domin-
gos Magarinos, Baltazar Pereira, A. Pereira Simoes, Fred 
Ramos, Eurico Vitruvio, Hersilio de Sousa e Gaspar de 
Meneses. 

Depois de ter concluido o mandato governamental, nao 
deixou Sigismundo Gongalves, propvietario e redator even
tual do Jornal do Recife, de ser atacado pelc Jornal Pequeno, 
ao que tambem nao cessava de revidar, em polemica cons-
tante. A 21 de junho, respondendo aos ataques que llie 
eram dirigidos, assim terminou Tome Gibson um artigo 
ligeiro: "Deixe-me em paz, dr. Sigismundo; cuide de sua 
vida. Eu nao estou para perder tempo com quem nao tern 
em que se ocupar. O sr. e um homem velhc e precisa dar-se 
a respeito. Eu tenho, fique certo, piedade dos seus cabelos 
brancos e tenho compaixao das suas mazelas". 

Ainda nesse mes, J . H. (Jose Henrique de Sa Leitao) 
passou a assinar o rodape das quartas-feiras, enquanto Goa-
galves Maia enviava, do Rio de Janeiro, 'Pequenas cr6\ai-
cas" diarias. Vieram, a seguir, as "Fagulhas", croniqueta 
politica, de Chico; as "Trogas", em versos, de Lulu Pelintra 
(pseudonimo de Eurico Vitruvio) ou Mario Junior, conti-
nuando as "Cenas de revista", constituidas de anedotas, por 
Aristofanes. Foram outros colaboradores: Alfredo Falcao, 
Joao Lemos, Alberto Falcao, M'lcio Teixeira, Venceslau dî  
Queiroz, Zalina Rolin, etc. Ja em. novembro cnava-se a inte-
ressante segao de versos satlricos "Tiro ao alvo", de Felix 
(pseudonimo do Tenente Vital Sobrinho). 

Em consequencia da divulgagao de notici^s veiculadas 
em torno da existencia de uma casa de jogatina desenfrea-
da, para o que o Pequeno chamava a atencao da policia, o 
banqueiro Liberato de Matos veio a agredir Tome Gibson, 
a 25 de setembro — 1900 — quando este entrava na ca.^a 
comercial da firma Machado & Pereira. Por pcuco nao fji 
o jornalista atingido pelo punhal do agressor. 

Como novidade da epoca, ja um mes antes estreada por 
A Provincia, o vespertino divulgou, a 3 de dezembro, uma 
prova dos ensaios de cliche em zincografia a que se vinha 
dedicando o artista Conceigao, representada pela cena, tirada 
ao natural, de uma crianga sentada. Seguir-se-iam outro-J, 
ate o aperfeigoamento. 

Voltando com sua colaboragao, alem de fjrmar cronicas 
diferentes, em dias indeterminados, Carnciro Vilela escreveu, 
especialmente, para o Jornal Pequeno, o romance "Drama 
intimo", cuja publicagao foi estreada, em rodape, a 16 de 
dezembro. 
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Mantendo neutralidade politica, aqui e acola salpicada 
de criticas a certos elementos das administracoes estadual 
e municipal, viu o diario da tarde completarem-se as 291 
edigoes do ano, para prosseguir em 1901, no mesmo ritmo, 
as segoes de vez em quando substituidas, cur^"os editoria'i, 
noticiario miiido e abundante cota de anuncios, que chega-
vam, certas ocasioes, a ultrapassar duas paginas. 

Sob o titulo "Politica de Pernambuco", iniciaram-se, 
entao, as "Cartas de Tertuliano". A 12 de margo comega-
vam as cronicas parlamentares "Congressalhadas", de A & Z 
ou Z & A, como as assinava Carneiro Vilela. Ainda em mar-
go apareceu L. S. L. firmando artigos sob a epigrafe "Os 
meus tempos e os costumes de hoje", depois substituidos 
pela cronica "Coisas da rua". Vieram no dia 15 de abril as 
"Notas avulsas", de Legran, destinadas a "amolar a pacien-
cia dos amaveis leitores". Jose Henrique passou a enviar 
cronicas ligeiras "Do Rio". 

Ausente por algum tempo, voltou Ellas Borges, assinan-
do "Palavras ocas" e logo mais ressuscitando as "Cartas sem 
resposta". Carneiro Vilela tambem assinava cronicas ligei
ras, de meio palmo, subordinadas a diferentes titulos; e 
Marcial trouxe "Pontes de vista", de feigao politica, ao passo 
que se liam poemas em prosa de Raul Pompeia. 

A partir de 24 de maio de 1901 passou a figurar no 
cabegalho: "Propriedade de Tome Gibson & Falcao". Duas 
edigoes foram dadas no dia 30, por motivo da chegada ao 
Recife do novo arcebispo D. Luis de Brito, exibindo artis-
tico retrato no centro da primeira pagina, executado por 
E. Fonseca. 

A 14 de junho, o vespertino repelia o Diario de Pernam
buco, que escrevera — asseverou — "contra a imprensa que 
nao se curva de rastros aos pes dos que distribuem empre-
gos e tem as suas ordens a caixa do Erario publico", frisan-
do: "O dr. Artur Orlando e o seu companheiro dr. Artur 
de Albuquerque se esquecem do dia de ontem e fazem hoje 
das colunas do jornal que redigem tribuna de ameagas con
tra OS colegas que censuram o poder". 

Divulgou, a partir de 16 de julho, uma s6rie de notas 
sob o titulo "Breve noticia sobre o movimento positivista 
em Pernambuco", da autoria de Joao Alves de Lira Andrade, 
continuando a dar guarida, posteriormente, ao assunto, so-
bretudo atraves de transcrigoes. 

A par da "Cronica fluminense", de Urbano Duarte, e 
da colaboragao em versos, no rodape, as quintas-feiras, com 
a assinatura de N. T. C , criavam-se novas segoes, tais 
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como "Coisas quentes", em versos, de Getulio, e "Na 
brecha", cronica de R. S. , enquanto Legran encurtava o 
titulo do seu comentario para "Notas", e Carneiro Vilela, 
que iniciara, em julho, os "Reparos", estreava novo rodape, 
a 3 de setembro: o romance "Quadros da vida", especial-
mente escrito para o Pequeno. Continuou, por outro lado, 
"O Dia", quase sempre abrindo a primeira coluna da pri-
meira pagina, constituida de nomes de santos e efemerides 
historicas, segao que permaneceu ate o fim do ano seguin-
te, assim como ligeiro servigo telegrafico, os "Ditos" de ho-
mens celebres e noticiario. Era redator-secretario, desde 2 
de agosto, Alberto Falcao. 

Registando a 26 de setembro — 1901 — o aniversario 
natalicio do "honrado governador" Gongalves Ferreira, es-
creveu o vespertino, ao felicita-lo: "Por principio, somos 
absolutamente adversarios do partido de S. Ex^., como 
tambem, pelo mesmo motivo, nao temos ligagoes com o 
partido oposicionista do Estado". 

A primeira pagina da edigao de 11 de outubro foi dedi-
cada a comediante Lucila Simoes, estampando cliche e ar-
tigos assinados em sua honra. Surgiu, no mes seguinte, um 
colaborador curioso: o Capitao Basilides Getulio, cujos co-
mentarios, sob a epigrafe geral "Em ferias", era encimado 
pelo cliche do autor, de uma coluna, em cuja legenda per-
manente, por ele igualmente assinada, doze linhas de com-
posigao recuada, terminava dizendo que, para evitar duvidas 
futuras, seus artigos so sairiam sob o retrato. (7) 

Vinham sendo inseridos sonetos de Joao Vanderlei, Do-
micio Rangel (do corpo redacional), Carlos Coelho, B . Lo
pes, Alves de Sousa e outros, continuando os versos humo-
risticos de Gregorio Junior, o mesmo Bricio das "Notas" 
(epigrafe deixada por Legran). 

Iniciado 1902, o Jornal Pequeno divulgou uma no-
ta, a 15 de Janeiro, na qual dizia que os recibos da empresa 
passavam a ser rubricados pelo diretor Tome Gibson, at6 
que viesse novo empregado para o escritorio, porque o en-
carregado dasse servigo, Manuel Buarque de Macedo, "pelas 
manifestagoes provadas de sua competencia", passara ao 
cargo de noticiarista. 

A 24 do mes em referenda falecia Julio Cesar Falcao, 
um dos fundadores do vespertino, tendo este tomado luto 

(7) Escrevendo sobre as comemoracoes do Natal, a 24 de dezembro, 
fcssim concluiu o Capitao Getulio o seu artiguete: " . . . festejemos o nasci-
mento de Jesus — o martir do Golgota, que nao era mau rapaz"... 
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per oito dias. A 27, o redator Alberto Falcao, que tambem 
tinha parte na empresa, dela se retirava, negociando sua 
cota (em beneficio da viuva do tio), com Tome Gibson, que 
se tornou proprietario unico, condigao que veio a prevalecer 
a partir de 15 de fevereiro, como ficou expresso abaixo do 
cabegalho. 

No dia 12 do mencionado mes, foram dadas duas edigoes, 
excepcionalmente, sendo a segunda dedicada ao falecimen-
to de Gregorio Junior. (8) 

De substituigao em substituigao, o Pequeno vinha apre-
sentando novas segoes, a saber: "De palanque", por L. ; 
"Tipos da epoca"; "Instantaneos", por Flosculo (outro tra-
vesti de Eurico Vitruvio); "Comentarios", depois "Monolo-
gos", por Legran; "Nos bastidores"; "Reboligos politicos", por 
Carneiro Vilela; "Retas e curvas", de Fra Diavolo, etc. Vol-
tou Alfredo Falcao a assinar cronicas. Em margo, surgia 
novo folhetim: "A guerra anglo-boer". E em abril apareciam 
as "Notas de um maluco" e a "Musa vadia", por Amaro. 

A 4 de margo a folha homenageou a memoria de Jose 
Maria de Albuquerque Melo, com cliche em tres coluna.s, 
na primeira pagina. Na mesma edigao respondeu Tome 
Gibson ao repto do prefeito de Olinda, Antonio Gongalves 
Ferreira Junior (Tonico Ferreira), a proposito de acusagoes 
feitas a respectiva administragao. 

Cinco dias apos, escrevia a redagao, sob o titulo "Cala-
midade": "Ja nao bastam a peste que nos flagela e a emis-
sao de 40 mil apolices com que o governo do Estado vai 
aumentar a nossa miseria Dizem que o Congresso pernam-
bucano cogita agora de aumentar 10% na taxa dos impos-
tos". Depois de algumas consideragoes, arrematou: "Peran-
te tudo isso, vale a pena dar-se um viva entusiastico a admi
nistragao do dr. Gongalves Ferreira e a politica do Conse-
Iheiro Rosa e Silva". 

Assolava, no Recife, a peste bubonica, dando-lhe o jor-
nal intensa cobertura, noticiando e comentando o alastra-
mento do mal, o que degenerou em polemica entre Tome 
Gibson e o professor Otavio de Freitas, este pelas colunas 
d'A Provincia. Artigo de Barbosa Viana, a respeito, termi-
nou com um apelo aos clinicos da capital, "em nome da 
ciencia, da patria e da humanidade", para que coadjuvas-

(8) De nacionalidade portuguesa, Joao Gregorio Gongalves veio para 
o Brasil aos tres anos de idade. Ja adulto e no comircio, naturalizou-se. 
Poeta humorista de nomeada, foi membro da Academia Pernambucana d« 
Letras, que Ihe editou um livro postumo. 
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sem a fim de extinguir a peste. Por sua vez, o capitao Basi-
lides criou a segao "Durante a peste", ora em prosa, ora era 
verso, trazendo, abaixo do cliche, a legenda: "Como sabem 
OS leitores, so comparego a imprensa no litico, isto e, corn 
retrato". D. Luis de Brito langou uma pastoral, publicada 
no vespertine, a 5 de maio, a respeito da epidemia. 

Enquanto isto, nao cessava a apresentagao de nova? 
secoes de humorismo e critica, quer em prosa, quer em ver
so, tais como: "Gragolas", por Legran; "Simplicidades", por 
Zero (pseudonimo de Barbosa Viana); "Na Krause", e "Chas-
queando", por Mangrulho. Apos a insergao d '"0 evangelho 
da Republica e seus apostolos", em rodapes assinados pov 
Cosme de Sales, iniciaram-se, a 3 de junho, as "Memorias 
contemporaneas — Homens e coisas da Republica", por Um 
politico aposentado. Depois, vieram: "Minha janela", por 
Bento; "Grandes e pequenos" (opinioes alheias); "Cartei'-a 
de um reporter", por Arbuq.; "Alma trocista", de Mandu 
Lavado, e ouras. Candido de Figueiredo divulgava ligSes de 
Filologia, sob o titulo "Estrangeirismos". 

Desde 4 de agosto, passou a folha a ser impressa em 
oficinas proprias, instaladas a rua 15 de Noverabro (atual 
do Imperador) n.° 37, conjuntamente ao escritorio e reda-
gao, utilizando, por algum tempo, papel assetinado. 

Editorial de 9 de setembro — ainda 1902 — propor-
cionou o relato da intimagao, feita tres dias antes, pelo 
chefe de policia Gongalves de Melo, para o comparecimen-
to de Tome Gibson a sua repartigao, sob o pretexto de que 
o Jomal Pequeno veiculara o boato de achar-se a situagao 
politica do Estado "prestes a cair". 

O diretor do orgao, cheio de fibra, declarou, em artigo 
assinado, que "tal atentado a imprensa nao seria sancio-
nado" mediante sua "obediencia franca ao convite policial". 
E so compareceu no dia seguinte, depois de um apelo dos 
jornalistas Manuel Caitano e Baltazar Pereira, diretores 
d'A Provincia, que o acompanharam. 

Sem quebrar o ritmo da campanha que vinha desen-
volvendo contra o governo de Gongalves Ferreira, o edito-
rialista aludiu, no dia 10, a politica reinante, de odios e 
perseguiQoes", acentuando: "Aconselhado pela irreflexao de 
uns e pela insensatez de outros, S. Sx^. entrega-se a von-
tade do seu filho, que e hoje o dono da situagao, e as mise-
rias se sucedem, amesquinhando os nossos foros de povo 
civilizado e afrontando a lei". Assim concluiu: 

"Agora, quer saber S. Ex^. o sr. Gongalves Ferreira uma 
coisa? Nada e eterno em politica e amanha S. Ex^. pode 
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estar de baixo e ha de gritar, se porventura Ihe cerceareni 
a Uberdade de cidadao: Hodie mihi eras tibi. O parti do de 
S. Ex^. ha de cair pelo desespero da fome entre os proprios 
correligionarios". 

Apareceu, a 23 de setembro, Evaristo da Veiga (9), divul-
gando uma serie de "Cartas pollticas", que tiverara muita 
repercussao, sobretudo dirigidas ao Conselheiro Governador 
do Estado, cuja "sanha de arroxo a imprensa" condenon 
candentemente. A 3 de dezembro, comegava Garoto as "Ga-
rotices", em versos, prometendo uma "infinidade de trogas e 
piadas dirigidas a baixa ou alta saciedade e sem distingac 
de classes", segao que durou alguns meses. 

Na primeira edigao de 1903 — 2 de Janeiro, sob o titulo 
"Expliquemo-nos", lia-se: "O Jomal Pequeno batalha para 
que surjam, dentre o povo, homens dignos de nos dirigir 
pela sua capacidade civica e pelo seu amor a Repiiblica. 
Desconfia do elemento que quer chefiar os descontentes, e 
isto porque nao se deixa enlevar por cantos de sereias, con-
tritos ardilosamente". 

Depois de outros conceitos em torno da politica estadua^, 
concluiu o articulista com a seguinte definigao de atitude 
do jomal: "Pelo seu muito amor a Republica, nao apoia o 
dominio do Conselheiro Rosa e Silva e, pelo mesmo motivo, 
censura a tal coligagao oposicionista, pela multiplicidade 
dos instintos egoistas que a ela presidem". 

Achava-se em curso a questao da Companhia de Alcool, 
tendo o vespertino tornado partido contra o respectivo dire-
tor, Jose Rufino Bezerra Cavalcanti. Foi o bastante para 
que este ultimo agredlsse Tome Gibson, a entrada do Clubc 
Internacional, no dia 10 de Janeiro, vibrando-lhe forte ben-
galada na cabega, a ponto de correr sangue. O agredid) 
reagiu com seu guarda^huva, quebrando-se, em consequen-
cia, "a bengala e a antibengala", apos o que entraram os 
dois em corpo-a-corpo (1). Seguiram-se artigos de pole-
mica com o Jornal do Recife. 

Na edigao do dia 26, declarava um topico do editorial 
"Os oposicionistas": "O Barao de Lucena se atira impiedo-

(9) O grande jornalista Evaristo da Veiga, falecido a 12 de maio de 
1837, tornava-se pseudonimo 65 anos depois, sem que fosse possivel ideo-
tilicd-lo. 

(10) Em artigo no Jomal Pequeno, dois dias ap6s, assim arreraatou 
Tome Gibson a narrativa do fatoj^ " . . . a intervengao, por palavras de cen
sura, do dr. Lourengo de Sa, pos termo a luta corporal e o criminoso ign6bil 
pds-se em fuga, sem a gravata, que Ihe arranquei do colarinho". 
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samente contra o dr. Jose Mariano, ferindo mortalmente 
a reputagao de homem publico do chefe democrata e a re-
presalia nao se fara esperar. Temos, em vespera de elei^ao, 
OS dois homens, que se haviam unido para dar batalha ao 
Conselheiro Rosa e Silva e que fizeram as melhores pro-
messas republicanas ao povo, jogando as cabecas pelas co-
lunas dos jornais e trocando injurias. As pretensoes desar-
razoadas e a desmedida vaidade foram a causa desse efeito 
que esta escandalizando os oposicionistas de Pernambuco". 
Fi-isou: "Hoje a luta e mais acesa entre os oposicionistas do 
que contra o governo e com isto quern vai lucrando e so e 
so o Conselheiro Rosa e Silva". 

A folha vinha apresentando noticiario restrito, quase 
tres paginas repletas de aniincios e publicagoes "por conta 
alheia", variando a materia ligeira entre os pseudonimos 
de Zampa, Ze Ortiga, Gil Boemio (Antonio Lima) e Garoto. 
Divulgava-se o rodape "Nos bastidores da politica" e, de vez 
em quando, reaparecia Tertuliano com suas cartas revela-
doras de segredos do "Olimpo da politica". 

Boa cobertura obteve a famosa Questao do Acre, atra-
v6s da divulgagao de noticias, comentarios e artigos assi-
nados, o que perdurou alguns meses. Enquanto isto, conti-
nuavam os ataques ao Diario de Pernambuco e ao Jornal 
do Recife, nao sistematicamente, mas sempre que se apre-
sentava a devida oportunidade. 

Logo mais. o orgao recuperou sua segunda pagina em 
proveito do noticiario. E apareceram novos colaboradores, 
inclusive Bastos Tigre, com sonetos ou poesias outras, igual-
mente subscritos com o pseudonimo D. Xiquote (11), cheios 
de satira contra a politica dominante e seus principals de-
fensores, fazendo carga, especialmente, sobre o poeta Faria 
Neves Sobrinho. Assinavam versos humoristicos, tambem, 
Abel Prazer, Casusa Magro, este com a segao "Na maciota"..." 
(12); Sango Pancha e Risus, que produzia "Retalhos da 
mesma pega" (em prosa) e, depois, "Episodios". Liam-se 
versos de Carlos Porto Carreiro e prosa de Silvio Romero 
e Cintra Luis. A 17 de junho iniciava-se o rodape "Historia 
da politica de Pernambuco", transcrigao de "Um estadista 
do Imperio", de Joaquim Nabuco. A primeira pagina da 

(11) Foi no Jornal Pequeno que teve sua iniciagao literaria o renoma-
do humorista brasileiro Manuel de Bastos Tigre, nascido pernambucano. 

(12) A mesma epigrafe da segao humoristica, em versos, de Lulu Sena 
(Joaquim Jose de Faria Neves Sobrinho), no Diario de Pernambuco. A as-
sinatura Casusa Magro era uma satira a magreza do poeta. 
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edigao de 30 do referido mes foi dedicada a memoria do 
Marechal Floriano Peixoto, cujo retrato figurou em meio 
a artistica alegoria. 

Melhorou, no mes de julho, a parte editorial, com arti-
gos redacionais mais extensos, tratando de temas variados, 
inclusive as depauperadas finangas do governo e o descon-
trole da politica estadual. Joao Claudio (como se assinava 
Joao Rodrigues Carneiro Campelo) entrou a escrever ligei-
ras cronicas de fundo historico, e criou-se um Suplemento 
tabloide de quatro paginas de materia geral, dedicado pe-
queno rodape a historietas, em versos, assinadas pe lo . . . 
Barao de Paranapiacaba. Mas a inovagao nao passou do 
segundo mes: tendo comegado com a edigao de 30 de junho 
de 1903, terminou com a de 31 de agosto. "Regras de civi-
lidade" abriam a primeira coluna da primeira pagina. As 
segoes de versos humoristicos ficaram reduzidas a assinatu-
ra de A. ou R. 

A 24 do mes em referencia, escrevia o Jornal PequenO; 
"fi triste e desolador o quadro que se desenrola a todos quan-
tos, analisando as condigoes atuais de nosso Estado, com-
param-nas as de epocas nao muito remotas, verificando-se o 
abatimento do outrora tao altivo Leao do Norte". E adian-
tava: "O dr. Gongalves Ferreira limita-se a conservar o que 
achou pronto, e como tudo o que estava pronto nao e direito, 
S. Ex^. tern por vezes necessidade de agir e neste caso, em 
vez de repara-lo, agrava o mal". 

Anunciada a queima de Biblias, por incitamento da 
campanha de Frei Celestino de Pedavoli, n'A Provincia, con
tra o protestantismo, Sinfronio de Magalhaes e Joao Barre-
to de Meneses divulgararn artigo conjunto, a 25 de setem^ 
bro, no Jornal Pequeno, de protesto contra o pretendido in-
sulto as autoridades da Republica, concitando a mocidade 
estudantil e a sociedade pernambucana a impedirem "pela 
forga, se necessario for, esse atentado indigno, que marcara 
a vergonha e o desprestigio de uma raga". 

Seguiram-se outros artigos, ora firmados pelo primei-
ro dos referidos escritores, ora pelo segundo, ate que, a 22 
de outubro, a diregao do vespertino divulgou uma nota, ex-
plicando haver-lhes solicitado que poupassem ao Jornal .. 
desgosto de publicar em suas colunas outro artigo recebido 
com assinatura dupla, onde descambavam para o "terreno 
puramente pessoal", contra A PrOvincia e seu principal re-
dator Baltazar Pereira, que justificavam a atitude dos cato-
licos exaltados. Continuando a campanha atraves do Jor
nal do Recife, cada vez mais agressiva, veio a terminar com 
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a mediaQao pessoal de Abel Silva, conforme artigo que esto 
inseriu no Pequeno de 28 de dezembro. 

A partir de 2 de Janeiro de 1904, modificou-se o forma-
to do vespertino, que passou a paginas de seis colunas, em 
vez de cinco, apresentando tipagem nova e melhor aspectc 
material. A tabela de assinaturas rezava: ano — 20$000; 
semestre — 10$000; para fora da capital: ano — 24$000; 
semestre — 12S000. Variando sempre a materia, passou 
a divulgar a secao de versos satiricos "As segundas. . . " , em 
rodape, assinada por Joao Jose, e outras, porem rareando. 
Abel Silva tornara-se redator-secretario. 

A folha empreendeu campanha contra o "jogo do bicho", 
imperante na cidade, sofrendo ameagas, porisso, do podero-
so "concessionario da fraude". 

A 15 de fevereiro, primeiro dia do Carnaval de 1904, foi 
Tome Gibson, mais uma vez, agredido. Abertas as portas 
do escritorio da empresa, a noite, para receber a visita dos 
clubes e blocos, la penetraram os irmaos Caitano e Raimun-
do Faria Neves, armados a punhal e seguidos de capangas, 
ameagando os empregados. A aproximagao de Tome, foi 
feste atacado, empenhando-se em corpo-a-corpo com um dos 
agressores e tomando-lhe a arma, enquanto amigos, que 
tinham acorrido ao local, repeliam os demais. Elementos 
vinculados a administragao estadual, pretendiam vingar-se 
de acusagoes do diretor do Jornal Pequeno (edigao de 
2-12-1903), segundo as quais o poeta, jornalista e deputado 
Faria Neves Sobrinho, irmao deles, ter-se-ia apoderado de 
livros pertencentes ao acervo da Biblioteca Piiblica, mandan-
do-os vender numa livraria. O fato deu lugar a novas mani-
festagSes contra a imprensa governista, que, com o silencio, 
apoiara a agressao ao confrade. 

Gongalves Maia reativou sua colaboragao, havia muito 
suspensa, escrevendo, a partir de abril, a cronica "Aos saba-
dos", em rodape. Depois, viria Justino Alves, com "As quin-
tas" . Vicente Ferrer escreveu, em maio, uma serie de arti-
gos historicos, seguindo-se outros, de natureza politica, de 
Martim Francisco, Candido de Oliveira, Carlos d'Avila, Ar-
tur de Azevedo, Afonso Celso, Carlos de Laet, Alfredo Vare-
la e Andrade Figueira, os tres ultimos em defesa da repu-
blica positivista, transcritos da imprensa carioca. Por outre 
lado, reapareciam os sonetos humoristicos de D. Xiquote e 
transcreviam-se, em rodape, "Regras de civilidade". 

No mes de outubro, a folha fez cobertura completa do 
falecimento, no Rio de Janeiro, ate o enterro, no Recife, de 
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Martins Junior, inserindo amplo noticiario telegrafico e lo
cal e literatura alusiva. 

Comegaram em novembro as "Palestras de esquina", 
por V. Tendo estreado a 2 de setembro, prosseguia a mofina 
"Uma por dia", sem assinatura, constituida de uma quadra 
satirica que terminava, invariavelmente, com o verso: ''So 
tu, Seneca, nao sais", secundada, meses depois, pelo soneto, 
quase diario, intitulado "Senecadas", com a assinatura de 
Olavo, tendo por chave o mesmo verso (13). Retornando k 
quadra, seu desconhecido autor produziu-a, diariamente, ate 
25 de abrO do ano seguinte. 

A folha ocupou-se, detidamente, atraves de comenta-
rios e noticias telegraficas, da revolta de 14 de novembro 
de 1904, na Escola Militar do Rio de Janeiro, chefiada por 
Lauro Sodre, de protesto contra o que este chamou "a in-
constitucional, arbitraria, iniqua e vergonhosa lei da vaci-
nagao obrigatoria (14). O editorialista combatia Rodrigues 
Alves, sob cujo governo dizia achar-se desvirtuada a Repu-
blica, elogiando a agao de Lauro Sodre, que lutou, recebeu 
ferimento e foi preso. 

Sufocada a revolta, foi atribuida ao Jomal Pequeno a 
qualidade de "incendiario" e fomentador de motins no Re
cife, onde, realmente, ocorreram comicios de protesto con
tra a lei da vacinagao e, portanto, contra o governo da 
Uniao. 

O grande colaborador Carneiro Vilela ressurgiu, em ro-
dape, com o romance historico "Os filhos do Governador", 
cuja publicagao teve inicio na edigao de 19 de dezembro, 
para continuar nos dois anos seguintes, nem sempre dia
riamente, so terminando em 1907, quando comegou, a 16 de 
Janeiro, o romance de costumes regionais "Miserias do Re
cife", do mesmo autor. 

Em Janeiro de 1905 teve inicio a colaboragao do alferes 
Jose da Penha, com a serie de artigos "A imprensa e os 
militares", sendo outros colaboradores esporadicos Orr":'. 
Soares, Mario Melo (sonetos), Fabius de Oliveira, Felicio 
Terra (transcrigoes), Carlos Mariz, etc. A 12 de maio, a 

(13) Referia-se ao diretor do Tesouro, Joao Guimaraes, que tinha a 
alcunha de Joao Seneca e era acusado, pela imprensa da oposigao, de des-
mandos administrativos, sem que o govgrno se resolvesse a destitul-lo do 
cargo, a nao ser muito tempo depois. O Correio do Recife jS vinha utili-
zando identico mote, o que fez ate a demissao do funcionario satirizado. 

(14) Sob o titulo "A questao da vacina", o major-medico Bagueira de 
Melo escreveu um livro, que o Jomal Pequeno transcreveu, em suas colu-
nas, em 1905, com insergoes diarias, de 16 de setembro at6 30 de novembro. 
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primeira pagina, comemorando a aboligao da escravatura, 
foi toda ocupada por desenho de Til (Osvaldo de Almeida;, 
entremeando-o o titulo "Salve 13 de Maio", retratos da Prin 
cesa Isabel e dos lideres da campanha abolicionista e, ao 
fundo, a palavra Liberdade surgindo dentre raios de sol. Na 
edigao seguinte — dia 15 — ocupou toda a primeira pagina, 
tipo corpo 6, o trabalho de Carneiro Vilela "O Clube di 
Cupim — Ligeiros apontamentos para a historia da aboli
gao em Pernambuco". Outra materia de suma importancia, 
inserida nas edigoes de 22 a 24, foi a "Deniincia contra o 
Presidente da Republica, apresentada pelo Conselheiro Can-
dido de Oliveira, ultimo ministro da Justiga da Monarquia". 
Ignotus (pseudonimo tambem de Barbosa Viana), vinha 
escrevendo sobre Finangas, e D. Xiquote reapareceu mais 
uma vez, apresentando-se sempre em curtas temporadas. 

Quase diariamente o matutino divulgava charges de 
critica de costumes, na primeira pagina. A 8 de julho noti
ciava a libertagao do alferes Jose da Penha, preso, no Reci
fe, desde a revolta de novembro de 1904, por ter apoiado 
Lauro Sodre atraves de artigos na imprensa, e, mesmo absol-
vido havia quatro meses, unanimemente, pelo Conselho de 
Guerra, permanecia detido. Da prisao escrevera ele varios 
comentarios para o Jornal Pequeno, inclusive, em abril, a 
s6rie "Pro-Patria — Lauro Sodre" e, em maio, outra, sob 
a epigrafe "Anistia". Essa colaboragao prosseguiu, espor^-
dicamente, a salientar, em agosto, os artigos intitulados 
"Abaixo os predestinados". 

Nesse ultimo mes, a partir do dia 5, iniciou Carlos Vidi-
gal um rodape, aos sabados, em versos; vieram as "Tigeli-
nhas", por D., e Ignotus passou a escrever as "Coisas sim
ples". Ja entao a folha estampava amplas reportagens, ate 
cviii rutv/j^icxriao, souic o^^ntppimoxitoo lensaclonais da cida-
de, principalmente policiais. De vez em quanUo ocorrla uma 
edigao extraordinaria. 

Grande destaque mereceu, a 5 de setembro de 1905, a 
libertagao de Lauro Sodre, mediante anistia, figurando, nas 
quatro colunas centrals da primeira pagina, expressiva ale-
goria "Ao mais digno", da autoria de Til, lendo-se, abaixo, 
uma proclamagao do grande republicano e, aos lados, edi
torial alusivo. Outra homenagem prestou o Jornal Pequeno 
a Lauro Sodre, a 17 de outubro, data do seu aniversario 
natalicio, e, de 21 a 27 de novembro, divulgou longo "Mani
festo a nagao", assinado por ele. 

Em terceira edigao, no dia 8, tambem de novembro, 
noticiava, em primeira mao, o levante ocorrido na Fortaleza 
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de Santa Cruz, do Rio, ao passo que, no dia 27, registava 
a chegada de Jose Mariano, lamentando o comentarista que 
o antigo lider politico so viesse ao Recife, nos ultimos anos, 
em vesperas de eleigao, permanecendo silencioso, no Rio de 
Janeiro, onde residia, sem bater-se, pela imprensa carioca, 
contra as "miserias da situacao de Pernambuco" e "as ex-
torsoes da politica situacionista, dia a dia aumentadas, sobre 
as nossas ja depauperadas classes conservadoras". 

Iniciado 1906, vieram as "Anotagoes" diarias de Timon, 
(outro pseudonimo de Carneiro Vilela) (15), continuando a 
divulgagao de artigos de Carlos Laet e Figueira de Melo e a 
transcrigao de Variedades, alem dos "Humorismos", jamais 
interrompidos. 

A 25 de fevereiro, noticiava o suicidio do professor de 
direito Tito Rosas, ao que foi arrastado pelo escandalo judi-
ciario criado em torno de uma heranga, o que ocasionou 
amplo debate, no qual se envolveram Paulino de Azevedj 
Andrade, o professor Henrique Milet e Tolentino de Campos, 
atraves de cartas ao Jornal Pequeno, dez delas escritas pelo 
ultimo e dezessete pelo penultimo, sempre longas, o que du-
rou ate junho, mes em que, a partir do dia 13, assinou Cai-
tano de Andrade uma serie de extensos artigos, intitulados 
"Nossa mentira democratica". 

Foram novos colaboradores: Tenente Joao Pinheiro; 
Domingos de Pascoa (pseudonimo de Moreira Cardoso), (ver
sos satiricos); Eurico ("As pressas"); Catule ("Cartas de 
um Estudante", procedentes de Nazare-da-Mata); Mar'o 
Grangeiro (Mario Melo) e Grangeirinho (Manuel Monteiro), 
autores de sonetos humoristicos; Achula, ja em novembro, 
firmando versos, tambem humoristicos, sob o titulo "Gaze-
tilha", e ainda outra aparicao de D. Xiquote (16) . A 23 de 
junhn desse ano falecin r c d r - Pdcneco, acimmistraaor aas 
oficinas gralicas, que mereceu encomiastico necrologico. 

A epoca, o vespertino vinha divulgando entrevistas co i 
figuras de projegao, intitulando-as, simplesmente, '"Inter
view". Artigo redacional de 18 de outubro reprovou a quei-
ma de Biblias "falsas" por Frei Celestino, em seus excesses 
de missionario, a porta da igreja-matriz de Caruaru. 

(15) Durante quase um ano sairam as "Anotagoes", depois recortadas, 
coladas e t ransformadas em livro, formando dois volumes, que foram ofe-
recidos pelo Autor ao Gabinete Portugues de Lei tura . 

(16) Muitos dos sonetos e poemetos de D. Xiquote (Bastos Tigre), 
publicados no Jornal Pequeno, estao incluidos nos seus livros de versos 
humoristicos "Bolhas de Sabao" (1919), "Moinhos de Vento" e outroB. 
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Tendo comegado com o formato de 51 x 36, aumentou-
o o Jomal Pequeno a 2 de Janeiro de 1907, para 57 x 41 e, 
a 3 de junho do mesmo ano, para 60 x 43, "a fim de me-
Ihor atender ao servigo publico e mais espago oferecer aos 
anuncios que o procuram". fiste ultimo formato nao sofreu 
mais alteragao. 

Principiado 1907, ocorreu, no dia 7 de Janeiro, uma 
agressao de falsos estudantes, no Cafe Alcala, ao redator 
Florentino do Rego Barros e, no dia seguinte, o redator Ma
nuel Buarque repelia os valentagos, a rua do Crespo (atual 
1° de Margo), episodic que terminou uma semana depois, 
quando amigos do "academico" Fernando Guana, um dos 
dois agressores — cujas faganhas t inham sido acerbamente 
criticadas pelo Jornal Pequeno — procuraram o respective 
diretor, para o acerto de um duelo, a fim de "lavar-se de 
acusagoes" no campo da honra. Ao mesmo tempo que Tom6 
Gibson repelia a proposta inexequivel, elementos da pollcia, 
ja prevenida, compareciam a redagao, desfazendo a farsa. 

Como acontecia cada ano, o Carnaval teve boa cobertu-
ra, nas edigoes de 9 e 11 de fevereiro, com alegorias na pri-
meira pagina, longos versos de satira e o respective noticia-
rio. 

Ocupando-se raramente de politica, nao sem arremeter, 
de quando em quando, contra o Conselheiro Rosa e Silva e 
seu porta-voz, o Diario de Pernambuco, o vespertino deu 
mais enfase a parte infprmativa, introduzindo, inclusive, 
noticiario regular do desporto hipico e grandes reportagens 
policiais. Saiam versos de Leovigildo ou de Gil Vaz ("Reca-
dos"), raros artigos de Joao Barreto de Menezes e transcri-
goes da imprensa carioca. 

A edigao de 12 de julho anunciou a derrota, nas eleigoes 
municipals de 1907, do grupo oposicionista Barao de Lucena 
— Jose Mariano, afirmando que o eleitorado estava des-
crente dessa dupla politica — que ainda dois anos atras 
se digladiava pela imprensa, preferindo deixar mesmo no 
poder a gente rosista. E concluiu: "O dr. Jose Mariano que 
volte para o seu cartorio, no Rio, e durma sobre os louros 
merecidamente colhidos na campanha abolicionista". 

Sempre que discordava da atuagao politica do Barao de 
Lucena, era o Pequeno alvo de censuras de outro vespertlno, 
o Correio do Recife (ver "Diarios do Recife", vol. I l l ) , t ra-
vando-se, entre os dois, polemicas acidentais. 

Saudando o ano novo, escreveu a redagao, ja no fim de 
um editorial de duas colunas: "Tu sabes, 1908, que o Jornal 
Pequeno ama imenso esta terra que o viu nascer, lutar, e 
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onde ele tem alimentado sempre as mais doces esperangas. 
Sabes que o Jornal Pequeno ama a natureza, a familia, a 
patria e a humanidade e por isso quer viver. Quer viver 
para ver este grande Brasil levantar-se e crescer aos olhcs 
do mundo, para assistir aos seus progresses na ciencia e na 
civilizagao. Faz, pois, querido Ano Novo, para nao seres o 
ultimo do Jornal Pequeno e nos te prometemos desde ja uma 
brilhante apoteose, em prosa e verso, com vinhetas e ilumi-
nuras et reliqua para o dia 31 de dezembro vindouro, quan-
do exalares o ultimo, mas satisfeito suspiro de um ano que 
morre contente com a sua consciencia". 

Ao iniciar-se o esperancoso ano, o jornal era redigido, 
tendo sempre na chefia Tome Gibson, por Maturino Mon-
clar, Osvaldo Chateaubriand e Manuel Buarque, redatores; 
Euclides de Carvalho, auxiliar da redacao; Florentine do 
Rego Barros e Guilherme de Araiijo, reporteres, o ultimo 
dos quais desde 1904. A segao comercial estava a cargo de 
Antonio Valentim da Silva. Ocorriam ilustracoes, frequen-
temente, da autoria de Guapy e Til, pseudonimos de Hercu-
lano de Albuquerque e de Osvaldo de Almeida, este dirigin-
do tamb6m a segao carnavalesca, ai feito Pierrot. A 2 de 
Janeiro verificava-se a primeira edigao de oito paginas, exi-
bindo expressiva alegoria de Benevenuto Teles, em home-
nagem ao Ano Novo. 

Passo a passo, procurava a folha ampliar e melhorar 
suas segoes. No periodo de 1908-1910, salientavam-se as se-
guintes: "Efemerides do dia"; "Galeria Infantil Pernambu-
cana"; "Joias literarias"; "Urbe et Orbe", por Ulserius; 
"Croquets", de versos satirico-humoristicos, a cargo de J . 
Bororo; "Humorismo"; "Cartas Enigmaticas"; "Desenhos", 
com sonetos-perfis dos bacharelandos de 1908, por Servio; 
"Cavacos", cronica de Jota, etc. Transcreviam-se artigos da 
imprensa carioca, assinados por Carlos de Laet, Carmen 
Dolores (travesti de Emilia Moncorvo Bandeira de Melo), 
Julia Lopes de Almeida, Artur de Azevedo, Alexandre Jose 
Barbosa Lima e Afonso Celso, alem dos locals Renato Fa";-
lante, Carlos Dias Fernandes, Carlos Porto Carreiro e Anto
nio Carneiro Leao. Tres paginas continham a materia ge-
ral, sobretudo noticiario e telegramas do pais, tudo entre-
meado de pequenos anuncios, estes igualmente na ult imi 
pagina. 

Na edigao de 24 de julho de 1908, iniciou um inquerito 
popular sobre a carestia de vida, que servisse "de valvula 
aos sofrimentos do povo, mostrando e demonstrando as suas 
verdadeiras necessidades — pelo menos as mais palpitantes, 
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as mais momentaneas — a fim de que, orientado sobre ele, 
possa o governo tomar medidas que Ihe lembrem a sua sa-
bedoria e a sua caridade". 

A 29 de setembro comegava o folhetim "Os cangaceiros", 
romance de costumes sertanejos, de Jaime Aroldo, escrito 
especialmente para o Jornal Pequeno, apos uma viagem de 
observacoes pela regiao visada. Em outubro vinha a coli-
boracao do engenheiro Eduardo de Morals, que se ocupava 
do porto do Recife. 

14 de dezembro: o novo redator Adelmar Tavares, que 
assinava o comentario esporadico "Esparsos", iniciou uma 
serie de cronicas elegantes, as segundas-feiras, sob o ti tuU 
"Segao Chic", usando o pseudonimo Nalde, depois N. , o 
que se prolongou pelo espago de aproximadamente um ano 
(17). 

Em dezembro, ja Carlos Dias Fernandes no seu corp^ 
redacional, bradou o Pequeno contra o "trust" da carne ver-
de, campanha que degenerou em azeda polemica com o Per-
nambuco (ver "Diarios do Recife", vol. I l l ) , a cujo diretor, 
Henrique Milet, acusava como "patrono manque" dos mar-
chantes. Ante o revide insultuoso do contendor, o diario de 
Tome Gibson abriu a primeira coluna da primeira pagina 
de sua edicao do dia 22 com a seguinte nota, em tipo 12: 
"O sr. dr. Henrique Milet e um desclassificado, na mais 
estrita e sisuda acepcao do vocabulo. Comprovar o seu de-
merito e estereotipar, desnecessariamente, o que esta na 
consciencia publica desta cidade. Nao podemos perder o 
nosso tempo precioso com empresas estereis. A sua lingua-
gem nao se ajusta aos escrupulos morals desta folha, que 
se consagra aos interesses do povo. Pode continuar Impa-
nemente a sua decomposigao. Legamo-la as moscas e nada 
mais". 

Em principios de 1909 viu-se Tome Gibson acusado de 
crime de calunia e injuria, perante a Justica, pela Compa-
nhia de Seguros Sul America, devldo a transcrigao de artL-
gos da Imprensa do Rio e Sao Paulo contra a atuacao da 
mesma. Em longo editorial de defesa, o Jornal Pequeno, de 
23 de margo, denunciou haver sido sua diregao abordad?, 
por um emissario da empresa mencionada, com propostas 
de suborno, que foram energicamente repelidas. Logo mais 

(17) Na "Segao Chic", edigao antecipada do "Society" de hoje, o Autor 
descrevia as reunioes elegantes do Recife e o footing das retretas de Olinda, 
com anotagao de nomes e vestidos, bengalas e coletes, no que era auxiliado 
por Noemia Tavares . 
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(dia 27), num julgamento sensacional, foi o jornalista abso!-
vido pelo Tribunal do Juri, havendo festa de regozijo, com 
bandas de musica diante da redagao, discursos e Cham-
panha. 

A par da materia variada que enchia as colunas do 
apreciado orgao, salientava-se, a epoca, a cronica semanal 
de Balzac Junior, em rodape, sob o curioso titulo "Ca por 
baixo durante oito dias". A 3 de agosto comparecia, nova-
mente, Carneiro Vilela ao rodape, com seu ultimo e famoso 
romance "A emparedada da rua Nova", um dos mais exten-
sos folhetins do autor. A primeira das oito paginas da edigao 
de 9 de setembro foi dedicada ao Tiro Pernambucano, inse-
rindo artigos assinados pelo instrutor, tenente Bento Gon-
galves, e por Mario Melo, com os respectivos cliches, este 
ultimo ("a alma do Tiro Pernambucano", segundo o gene
ral dr. Belarmino de Mendonga) tambem fardado, chap6u 
de campanha, faixa a tiracolo, empunhando a bandeira na-
cional, e mais dois cliches de quatro colunas exibindo fla-
grantes de um combate simulado com os atiradores do Gi-
nasio Pernambucano. Ainda no referido ano criavam-se as 
segoes "Registando", cronica de Marcelo (pseudonimo do 
Mario Sete), e "Pastilhas", notas e versos humoristicos dc 
Ambi'osio (tenente Manuel Carlos Vital Sobrinho), que con 
tinuaram ate 1912. 

A 3 de Janeiro de 1910, saiu o vespertino, pela primeira 
vez, com 16 paginas, ostentando vistosa ilustragao de Ano 
Novo, na primeira, e artigo de fundo, no qual dizia o comen-
tarista: "Sem compromissos com qualquer dos partidos poli-
ticos desta terra, sem ligagoes com o governo, sem preferen-
cias por um ou outro dos grupos oposicionistas, guiamo-nos 
pelo amor a justiga, pela dedicagao a causa publica, visando 
o bem e confiando na vida. Por ser sincero em suas criti-
cas, verdadeiro em suas doutrinas, justo nas suas aprecia-
goes, procurando refrear os desvios daqueles que porfiam em 
eclipsar meritos de homens publicos que, pelos seus inesti-
maveis servigos, devem ser respeitados e queridos, o Jomal 
Pequeno ja tern sido grosseiramente atacado. A in justiga 
dos nossos apaixonados censores jamais arrefecera, temos 
fe, o nosso animo, e os favores publicos ao Jornal Pequeno 
continuarao num crescendo admiravel, o que e um sinal do 
acerto da nossa existencia". Na mesma data, Elisio de Car-
valho ocupou toda uma pagina com a "Cronica de familia 
— os Cavalcanti". 

Boa edigao especial foi a de 18 de abril de 1910, com 
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oito paginas, seis das quais destinadas a chegada ao Recife 
dos despojos de Joaquim Nabuco. 

Niimeros de oito paginas vinham saindo aos sabados, 
com bastante l i teratura, instantaneos fotograficos e varie-
dades. Nessas edicoes apareciam trabalhos, em prosa o : 
verso, de Edwiges de Sa Pereira, Maturino Monclar, Mota 
Filho, Olimpio Galvao, Odilon Nestor, Maria R. Carvalho, 
Adelmar Tavares, Joao Batista Regueira Costa, Joao Barre-
to de Meneses, Miranda de Azevedo, Joao Eustaquio Pereira 
(Faneca) , Jose Campelo, Jose Vicente Meira de Vasconcelo?, 
Laiete Lemos, Benedito Lopes, A. Bandeira de Melo (18), 
Julia Lopes de Almeida; R. C , com os "Analetos Pernam 
bucanos", etc . Eram colaboradores das edigoes comuns 
Manuel Buarque, Joao Vargas, Carlos de Laet (transcrigoes), 
Antonio Carneiro Leao, Joao das Ruas, com as "Palestras"; 
Meneses Doria, o das "Cartas Paulistanas"; L. C. Silva, 
Claudio Alamares (?), procedente de Palmares; Renato Fae-
lante, Oliveira Lima, Raul Pimpolho (pseudonimo de Ar
mando Oliveira), Olimpio Fernandes, Leovigildo SamueT. 
D. Xiquote, Afonso Taborda, tenentes Jose da Penha e J . 
Pinheiro; Mario Sete, que se ocupava de assuntos gerais, 
sob o titulo "Cinema", e Carlos Dias Fernandes. Foi uma 
fase aurea do vespertine. Mario Melo assinava contos, sone-
tos, reminiscencias, "Estudos filologicos", cronicas de via-
gem (segundo semestre de 1910) e impressoes semanais de 
Sao Paulo e do Rio de Janeiro. 

Com o advento das edigoes de oito paginas, o Pequeno 
passou a fornecer largo espaco de sua primeira pagina a 
insergao de cliches de originals de musicas da atualidade 
MQ,O Hcviros pivip.as ou religiosas, figuravam cliches alusivos, 
i lustrando reportageno, dpdos biograficos e panegiricos. Os 
periodos carnavalescos passaram, ignalmente, a merecer vul-
toso espago previo, com noticiario dos mals completes, cro
nicas e versos humoristicos, charges e expressivas alegoriao 
ate o chamado "domingo gordo", segao sempre dirigida por 

(18) Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que depois 
viria a adotar a assinatura, hoje internacionalmente conhecida, de Assis 
Chateaubriand, divulgou longo estudo de rebate ^s "Zeverissimacoes Ineptas 
da Critica", de Silvio Romero, aos sabados, no perlodo de 26 de novembro 
de 1910 a 21 de Janeiro de 1911, deixando (edigao de 14-1) "bem patentes 
as contradigoes, os erros palmares, as afirmativas em falso e as objecoes 
desencontradas que gafam o trabalho infeliz do sr. Romero". 

Segundo Brito Broca ("A Vida Literaria no Brasil — 1900", p&g. 203), 
o estudo em aprego, constituindo "a parte principal", foi incluido, com ou-
tros artigos "em favor de Jose Verissimo", num livro sob o titulo "A morte 
da polidez", "edigao, sem data, de alguns amigos". 
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Osvaldo de Almeida, a quern se atribuiu a criagao da pala-
vra frevo (19) para designar a danga caracteristica do cav-
naval pernambucano. 

A 23 de junho de 1911, o vespertino, dando curso ao 
seu programa de ampla divulgagao dos mais significativos 
acontecimentos nacionais e internacionais, dedicou tres pa-
ginas, sobejamente ilustradas, a coroacao dos imperadores 
britanicos Jorge V — Rainha Mary. No segundo semestre 
do ano, Jose Simoes Coelho escreveu uma serie de artigos 
sob a epigrafe "O que penso". 

Depois de anos de ausencia do Recife, Gongalves Ma^a 
voltou com sua colaboracao ao Jornal Pequeno, criando, .* 
14 de dezembro, a secao diaria de comentarios "A Nota", 
especie de espelho do seu "modo de ver pessoal". 

Abordando temas generalizados, inclusive politica, "A 
Nota" teve curso ininterrupto, mesmo quando das viagens 
do autor, vindo as cronicas, era "do Rio" (maio de 1912), 
ora "de bordo do Araguaia" (setembro), ora de Paris, de 
Bagni de Montecatini, de Roma e, novamente, de Paris (ate 
dezembro); ainda do Rio, em setembro de 1913, continuan-
do as locals, ate 26 de marco de 1915, quando cessaram. 

Entrando a colaborar no Pequeno, escrevia Artur Or
lando, em 1912, a cronica diaria "Recife novo", e o medico 
Otavio de Freitas publicava "Em viagem". 

No dia 1 de fcvereiro, declarando tratar-se de "um ser-
vigo a nossa literatura e aos seus leitores", iniciou a divul-
gagao, em folhetim, de "Acidentes de guerra", romance b i -
seado na guerra de Canudos, de autoria do General Dantas 
Barreto, que se havia empossado, dois meses antes, no Go-
verno de Pernambuco. No referido fevereiro, a 19, comecou 
Oliveira Lima uma serie de artigos. =o^ o utuio "Coisas 
estrangciras". Logo mais, a 20 ae abril, estreava o folhetim 
"Um vulto italiano', romance de Cleto Campelo. Fez parte 
do corpo redacional, entao, o academico Amador Cisneiros. 

Com tiragcm declarada de 6.000 exemplares, o Jornal 
Pequeno era o diario "mais lido da cidade". Em Janeiro de 
1913 apareceu com aspecto novo, utilizando tipos recem-
adquiridos, nitidamente impresso. Inseria boas reportagen.s, 
entrevistas, notas religiosas, sueltos (nada de extensos edi
torials), correspondencia da Europa, pequenas segoes de va-

(19) Eustorgio Vandeiiei, na cronica "O homem que inventou o fre
vo", inserta no anuario Presente de Natal, edi?ao de 1954. Confirmada, 
assi'm, a opiniao de Samuel Campelo, expendida em 1938. no Anuario do 
Carnaval Pernambucano. 
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riedades, e divulgava, esporadicos ou nao, artigos assinados 
por Pedro Soares, Eustorgio Vanderlei, Ulisses Sampaio, Ca •-
los do Pinhal, Bandeira Filho, Mario Sete, Fernando de Sa, 
Padre Heliodoro Pires, Mario Melo e Assis Chateaubriand, 
fiste ultimo, que dominava, sobretudo, a reportagem, pro-
movia entrevistas com personalidades nos navios de passa 
geiros em transito pelo porto do Recife. 

Foi na qualidade de reporter que Assis Chateaubriand 
efetuou, no dia 10 de junho de 1913, o seu primeiro voo, 
fazendo-o num pequeno aviao — o "Bleriot" — trazido ao 
Recife para exibigoes do aviador frances Lucien Deneau 
Alem de pormenorizada noticia a respeito, ocupando ma.s 
de duas colunas, o vespertino abriu a primeira pagina da 
edigao seguinte com o artigo "A minha impressao de um 
voo de aeroplano", assinado pelo jornalista voador, e Gon-
galves Maia dedicou-lhe "A Nota" do dia. 

Tendo passado por nova e substancial transformagao, 
inclusive transferindo a redacao, escritorio e oficinas para 
melhor predio, no n.° 41 da mesma rua do Imperador, o 
Jornal Pequeno modificou o formato, a 10 de Janeiro de 
1914, substituidas as seis colunas largas de suas paginas por 
sete normals (20), sendo impresso em maquina rotoplana 
"Duplex Press", a terceira instalada no Recife (21) . 

Referindo-se a nova impressora, escreveu Gongalves 
Maia no dia em que comegou a funcionar oficialmente: 
" . . . um mimo da industria moderna, onde o papel sem fim 
entra como um rio cristalino e serpenteado por entre os 
mil atalhos da ferragem complicada, sai pronto, impresso, 
cortado, dobrado, contado, emagado, perfeito. Certamente 
aumentaram a despesa e o trabalho, mas simplificou a vida 
do leitor. file pouco se importa com o trabalho que possa-
mos ter. O que ele quer e que nao aumentem o prego, Ihe 
deem o que ler a tarde, leitura variada, como um menu de 
um bom restaurante, simples, leve, limpo, boa impressao, 
bom papel, dobradinho e facil de se ler. fi o Jornal Pequeno''. 

Nessa ocasiao foi aumentado o prego das assinaturas 
anual e semestral para 28$000 e 14S000, respectivamente, 
A parte desportiva veio a ter maior vulto, com predominan-

(20) "Estreou, igualmente, otimos caracteres tipograficos, apresentan-
do um numero de oito paginas de invejavel aspecto material, variada • 
apreciabilissima lei tura" — escrevera A Provincia. 

(21) A pr imeira "Duplex" chegada ao Recife foi a d'A Provincia, 
inaugurada a 8 de outubro de 1912, e a segunda a do Diario de Pernambuco, 
que comecou a rodar no dia 1 de Janeiro de 1914. 
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cia do noticiario sobre hipismo. Criou-se a segao "Para as 
criangas", ilustrada, aos sabados, assim como os "Assuntos 
de guerra". Firmou-se o vespertino nas oito paginas diarias, 
inserindo materia sempre variada, a salientar as "Fabula--! 
em prosa", por Baltazar Pereira; "Consultorio gramatical", 
pelo professor Julio Pires; "Vida feminina", "Coisas uteis'' 
e "Pela cozinha". Terminado o folhetim "O romance de 
um cagador", de Louis Noir, foi iniciada, em rodape, a 4 de 
setembro de 1914, a divulgagao do "Rocambole",' famoso 
romance do Visconde Ponson du Terrail, o qual, pela sua 
extensao indefinida, tornou celebre o Jornal Pequeno. 

Em margo de 1915 entrava para o corpo redacional Oscar 
Pereira, como reporter, la encontrando, entre outros, Bibi 
Tavares e Osvaldo Chateaubriand, os dois ultimos algum 
tempo depois retirados para o sul do pais, Osvaldo Anibal de 
Almeida, Guilherme de Araujo e Maturino Monclar, que fa-
leceu dois anos apos, repentinamente, na propria redagao, 
debrugado a mesa de trabalho (22) . Eram colaboradores: 
Otavio de Freitas, Eduardo de Valois, Padre Joao Augustj, 
Benedito Costa (tambem com o pseudonimo de Paulo de 
Gardenia), Lucio, etc. 

Os irmaos Medeiros — Renato e Romeu — que, desde 
algum tempo, vinham trabalhando ao lado da diregao, o 
primeiro como redator e o segundo como gerente, foram con-
siderados, a 3 de novembro de 1915, socios da empresa, pa^-
sando a constar do cabegalho: Propriedade de T. Gibson 
& Cia. Nesse fim de ano, Assis Chateaubriand (23) deixava 
o corpo redacional definitivamente, encerrando, entao, suas 
atividades como jornalista assalariado em Pernambuco. 

Com a assinatura X publicou-se, em 1916, uma serie de 
substanciosos artigos sob o titulo "O novo orgamento e a 
situagao economica de Pernambuco". Felix (Vital Sobrinho) 
escrevia "A Glosa"; Mario Sete, "Mosaicos"; Eduardo de 
Morals, "Coisas diversas", e Anibal Fernandes o "Fio de 
Ariadne", de cronicas ecleticas, lendo-se, ainda, raros arti
gos de Edgar Altino, sobre Medicina; J . A. Marques, Virgv 
lio Mauricio, o pintor famoso, e, eventualmente, de Assis 
Chateaubriand. Enormes cliches apareciam na primeira 

(22) Nas mesmas condig5es, quase 40 anos depois, veio a falecer, no 
dia 14 de fevereiro de 1955, outro redator do vespertino: Everardo Fonseca 
de Vasconcelos. 

<23) Durante o periodo de novembro de 1913 a fevereiro de 1915, AsslB 
era, ao mesmo tempo, redator-secretario d'O Estado de Pernambuco. 
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pagina, principalmente de episodios da guerra europeia, e 
ocorriam caricaturas dos ilustradores Crayon (Abelardo 
Maia), Wald (Valdemar Costa) ou Yoyo (Manuel Caitano 
Fi lho) . 

Na edigao de 23 de dezembro, dedicada a primeira pa
gina ao Natal, augurava a redagao: "Que entre risos fran 
cos, alegria jovial e felicidades mil, corra para todos a festa 
do Natal, quando toda a humanidade, num unico gesto belis-
simo de solidariedade, suspende as lutas, sopita os odios, 
evita OS maus sentimentos, para homenagear o dia em que 
o Filho de Deus veio trazer a terra a paz de que os homens 
tanto necessitavam, como agora sucede, com a cruenta car-
nificina dos povos europeus. E que, entre os gozos incon-
taveis que as noites de Natal trazem aos nossos leitores o 
amigos, nenhum se esqueca de fazer votos sinceros para qu j 
a paz volte a pairar sobre o mundo" . 

Em fins de 1917, o Pequeno, que se tornara orgao quase 
oficioso do governo de Manuel Borba, travou forte polemica 
com o Jornal do Recife, fazendo-o, igualmente, em julho 
de 1918. 

Devido a dificuldade de receber papel, em consequen-
cia das restrigoes que a guerra impusera a navegagao, a 
folha passou a sair com quatro paginas desde 29 de maic 
de 1918, com periodos alternados de seis e de oito. Mais 
colaboradores: Ramiro Ernesto (pseudonimo de Nestor Mc-
reira Reis), autor, por algum tempo, da cronica social inti-
tulada "Boa Viagem"; Gaspar Guimaraes, Antonio Luis C. 
A. de Barros Barreto, Dioclecio D. Duarte, Luis Cedro, Jose 
Mariano Filho, Tenente-Coronel Tito Vilalobos, Eduardo de 
Lima Castro, Pedro Scares, com os "Bilhetinhos", do Rio, 
Renato de Alencar, assinando a serie "Traigoes da lingua 
portuguesa", Jose Simoes Coelho; Matusalem, o das "Notas 
de um velho"; Meleagro, com epitafios dos "Bacharelandos 
de 1918"; Leovigildo Junior, Joao Monteiro, Aluizio Marques 
e Jose de Sa, um dos redatores principals, ao lado de Alfredo 
Vauthier. Em 1919 entrava Carlos Rios para o corpo reda-
cional, na qualidade de cronista desportivo, cargo no qual 
demorou pouco tempo. 

A partir da edigao de 26 de abril de 1920, espagada-
mente, ocorreu uma serie de 21 artigos do lider catolico 
Barreto Campelo, sob o titulo "Contraditas a um resumo de 
Emilio Bossi", em polemica com Joaquim Pimenta, este no 
Jornal do Commercio (ver "Diarios do Recife", vol. I l l ) , sobre 
"A questao social e o catolicismo", onde analisava as con-
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ferencias pronunciadas, em torno desse tema, pelo deao Jos6 
Pereira Alves, na Igreja de Santo Antonio. 

Nova tabela de assinaturas vigorou a 18 de Janeiro de 
1922, assim organizada: Interior: ano — 243000 semestre 
— 12^000; Exterior: 48S000 e 25$000, respectivamente. No 
fim do referido ano estabilizou-se o padrao de seis paginas. 

Mario Melo passou a fornecer colaboragao diaria em 
1924, e Adelmar Tavares enviava, do Rio de Janeiro, a cro-
nica "Gente sonhadora", focalizando aspectos da vi'da lite-
raria da metropole. Iniciado o ano seguinte, lia-se no cabe-
Qalho: "orgao Independente e Noticioso". 

Participaram (ou participavam) do corpo redacional: 
Oscar Pereira, que se havia despedido a 26 de margo de 1920, 
para voltar pouco tempo depois, assumindo a secretaria; 
Osorio Borba, que entrou em 1917 e foi, em 1921, o cronista 
Y da segao "Olinda Chic", das segundas-feiras (24); Mario 
Magalhaes, Vicente do Rego Monteiro, Leduar de Assis Ro-
cha, Galvao Raposo, Joaquim de Carvalho, Samuel Campelo, 
Guilherme de Araujo, Oscar Melo e Democrito Silveira, que 
foi revisor. Americo Magalhaes fizera, certo tempo, a repor-
tagem do desporto futebolesco. Alcino Leitao serviu na repor-
tagem em 1926. 

Alem do destaque dado ao hipismo, materia sempre re 
digida pelo gerente Romeu Medeiros, tecnico no assunto, o 
Pequeno t inha a primasia do noticiario do porto — movi-
mento de navios — a cargo de Renato Medeiros. Em 1926 apa-
reciam versos de Gois Filho; o comentario "Assuntos urbi-
nos", por G. G. ; "Peregrinagao a Assis", cartas de Neio 
Campelo; ai-tigos de Fernando de Sa e "Dois dedos de prosa", 
aos sabados, com a assinatura All Right. De abril a junho 
eram divulgadas cronicas de viagem de Mario Melo, que fora 
aos Estados Unidos representar o Jornal no I Congresso Pa-
namericano de Jornalistas, realizado em Washington. 

1927 e 1928 levaram as colunas do popular diario dife-
rentes nomes, tais como: Araujo Filho, Amelia Rodrigues, 
Caldas Bivar, L. C. Cardoso Aires, Mauricea Filho, Fernan
do Baltazar de Mendonga e Costa Monteiro, criando-se seqoei 

(24) Segundo escreveria, depois, Oscar Pereira , nas suas "Mem6rias 
do um Jornalista Provinciano", Osorio Borba, ja em principios de 1923 tam-
bem redator do panfleto Dom Casmurro, que combatia a administragao esta-
dual, era mal visto pelos amigos do governador Sergio Loreto, os Quais 
chegaram a procurar Tome Gibson, "exigindo-lhe a demissao sumaria da-
quele jornalista do cargo de redator do Jomal Pequeno. O diretor do ves
pertine revoltara-se. Nada t inha a ver com a vida part icular do seu amigo 
Osorio, senhor de suas at i tudes. Nao cedeu uma l inha. 
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substitutivas e transcrevendo-se um conto diario. Mario Sete 
continuava a divulgar cronicas leves e atraentes, abordando 
fatos pitorescos e socials da cidade. E o professor Mota e 
Albuquerque aparecia com o travesti Joao do Prado, sem 
assiduidade. 

Catorze anos depois de iniciado, foi sustada a insergao 
do folhetim "Rocambole", que ja vinha saindo esporadica-
mente, quando sobrava espago, sem Interessar mais a nin-
guem. Ficou na 5729.^ publicagao, feita a 9 de Junho de 1928. 

No dia seguinte — 10 de julho — perdia a folha seu 
esteio maximo, com o falecimento do velho Tome Gibson. 
Varias edigoes foram dedicadas ao extinto, lendo-se no artigo 
principal do dia 11: 

"Jornalista, Tome Gibson o foi e dos mais completes. 
Escrevia brilhantemente. As questoes politicas e socials, as 
mais serias, as mais transcendentais, ele as feria com uma 
propriedade linica e, sobretudo, do que ele tanta questac 
fazia, num estilo escorreito. 

"Detentor de uma cultura variada e disciplinada, hau-
rida na sua biblioteca, uma das mais ricas do Estado (25), 
nao Ihe eram estranhos os assuntos que se agitavam no cena-
rio politico-social-economico do mundo civilizado. Nao so o 
artigo de fundo, de combats ou de doutrina, ele tragava com 
elevagao, com brilho. O comentario ligeiro, a noticia ele
gante saiam, com a mesma facilidade, de sua pena autori-
zada (26). 

"A sua vocagao jornalistica era a mais completa que 
ja conhecemos. Trabalhava com o ardor, o entusiasmo, o 
devotamento, nao de um chefe, de um diretor de jornal, mas 
dos que se vao iniciando, ainda para veneer, na vida de im-
prensa. Fundou o Jornal Pequeno (27) e, nao sem obices, 
sem entraves, sem barreiras, conduziu-o a fase de triunfo, 
de conceito, de brilho que hoje desfruta esta folha. 

"Mas era que nele residia a alma do Jornal Pequeno. 
Da primeira a ultima pagina estavam os tragos de sua pa^-

(25) A biblioteca de Tome Gibson, ja consideravelmente desfalcada, 
foi doada, em 1954, a Associa^ao da Imprensa de Pernambuco. 

(26) Nao somente isto. "Ao tempo de estudante, Tom6 Gibson f6z-se 
poeta. Publicou um livro de versos", segundo A Serra, de Timbauba, edigao 
de 11-7-1928. Sonetos com a assinatura do extinto podem ser encontrados 
nas colegoes de 1891 da Gazeta da Tarde, noutros jornais e em revistas do 
fim do seculo. 

(27) Ai enganou-se o articulista, come deve ter visto o leitor no micio 
desta bibliografia. 
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sagem, ensinando, consertando, melhorando, aperfeigoandj. 
Para os seus auxiliares t inha extremos de pai . Aconselha-
va-os para as honestas vitorias jornalxsticas, amparava-os 
com carinho". 

A proposito, escreveu Assis Chateaubriand (28): "Tom6 
Gibson nao gostava da doutrina no jornal. O que o feria, 
sobretudo, numa pagina impressa, era a informagao, a re-
portagem. Fazia o Jornal Pequeno com o maximo de repo.-
teres e o minimo de articuUstas. Trabalhei ao seu lado, no 
verdor de sua carreira, quando ele chegava as 7 horas du 
manha, ao gabinete, organizava os servigos da edigao coti-
diana, mandava atacar os fatos que se Ihe afiguravam os 
acontecimentos do dia, e se punha, de colete aberto, k espera 
dos reporteres, examinando a safra de noticias que cada um 
trar ia . Colocava o pince-nez nos olhos, via as notas, uma 
por uma, espiolhava as mais interessantes e mandava, por 
lies, organizar o noticiario. 

"Nervoso, apressado, punha-se a passear pela sala, a dar 
ordens aos noticiaristas e reporteres, urgindo pela maior 
rapidez das notas de cada um. A todo instante tirava do 
bolso o relogio e nos mostrava a ampulheta do tempo mono-
tonamente correndo. Entre 11 horas da manha e 1 1/2 d i 
tarde ningu6m tinha tempo, na redagao, para sequer con-
tar at§ cinco. Ali estava o diretor, que a cada momento 
fugia da paginagao (Tom6 Gibson nao dava a quern quer 
que fosse essa tarefa), para reclamar, ora que o tempo voa-
va, ora que a oficina estava sem originals, como, outras 
vezes, que nao podia fechar as paginas porque nao havia 
composigao acabada. E dava ordens, febril, agitado, nao 
admitindo replicas de ninguem, porque — dizia — o tempo 
era o justo para que so ele pudesse falar. Passada, entr^-
tanto, aquela borrasca, que patrao esplendido, afetivo! 

"Fazia questao de descrever, de narrar, mas se Ihe su-
cedia ter que comentar, o comentario que Ihe saia da pena 
era o menos ferino e o mais tolerante. A palmatoria, como 
o florete, nao eram as suas armas. Considerava o genero 
humano tao imperfeito, que a critica, se deveria exerce-la, 
fazia-a de rosario na mao, para perdoar ao seu semelhante 
a falta pela qual ia chama-lo a contas". 

Resumindo o necrologio de Tome Gibson, escreveu o se-
mandrio A Gazeta: "Nao aceitava, para o Pequeno, materia 
contra a doutrina e os interesses do catolicismo", ao que 

(28) Transcrisao d'O Jonul , do Rio de Janei ro . 
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aduziu o arcebispo Sebastiao Leme": "Quase nao temos ne-
cessidade de um diario catolico no Recife, pois ja o possuL-
mos, e muito bem feito, no Jomal Pequerto". 

Justificando, dias depots, um voto de pesar, na Camara 
Federal, dizia Amauri de Medeiros: "Quem quiser acompi-
nhar a vida politica e social de Pernambuco, nos ultimos 
28 anos, nao tera senao que correr os olhos pelas colegoes 
do Jomal Pequeno, porque ai encontrara relatado, dia a dia, 
tudo quanto ocorreu, desde as simples reportagens policiaLi 
at6 OS assuntos que mais preocuparam a opiniao publica, se.a 
malicias nem paixoes". 

Na segao que vinha mantendo no vespertino enlutado, 
salientou B. M., a 20 de julho: "O Pequeno e o aperitivo d) 
j an tar; e o jornal moderno onde o leitor encontra o que ler 
sem cansar — tudo leve e tudo ligeiro". 

Assegurou Adelmar Tavares, finalmente, na Academia 
Brasileira de Letras, ao pronunciar o necrologio de Tome 
Gibson: "Uma das penas mais brilhantes do Brasil". 

Prosseguiu a vida do jornal sem solugao de continui-
dade, inserindo boas reportagens policiais, com "o retraco 
da vitima" (29), a cargo de Guilherme de Araujo; bem de-
senvolvida segao desportiva, de Chaves Martins, auxiliado 
por Luis Clericuzzi; a cronica "Por vezes", de Xisto; os ver
sos satiricos "Flechas", de S; produgoes, literarias ou nao, 
de Raul Monteiro, Silvio Rabelo, padre Batista Cabral, Marij 
Melo, Brito Macedo, Medeiros Brito, Desembargador Gaspar 
Guimaraes, Eustaquio Pereira (Faneca), Antonio Dias, etc , 
al6m da materia costumeira, inclusive comentarios redacio-
nais ligeiros, de um palmo, redigidos pelo redator-secretdrio. 

A 4 de outubro de 1930, o Jomal Pequeno suspenden 
sua circulagao, em consequencia do movimento revoluciona-
rlo irrompido naquele dia, porque teve as oficinas graficas 
depredadas por elementos exaltados — nada obstante haver 
mantido posigao politica neutral durante o periodo prepa-
ratorio da revolugao — sendo pr^so e sofrendo vexames Re-
nato Medeiros, um dos sens diretores. 

Reapareceu no dia 1 de dezembro, com tipagem nova, 
composto em maquinas Linotipo, sob a diregao e ger§ncia 
de Romeu Medeiros, apresentando o seguinte programa: 
•'Alheado, por inteiro, de competigoes politico-partidarias, 
analisando, com serenidade e elevagao de propositos, os atos 

(29) O "retrato da vftima", era, A 6poca, um dos pregSes caracterlstl-
cos do Jomal Pequeno, que usavam, cotidianamente, os gazeteiros, pelo 
fate de a folha ilustrar, sempre, o seu noticiario policial. 
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publicos, aplandindo com discregao os bem orientados e pr> 
curando oferecer, com serenidade, o nosso contingente k 
orientagao daqueles que porventura nao atinjam de pronto 
ao seu objetivo, o Jomal Pequeno mantera a sua feigao de 
orgao industrial, comercial e noticioso". 

"Tendo vivido do povo e querendo continuar a faze-lo", 
declarou emprestar sua "modesta cooperagao a tudo que 
venha abrir novos e claros horizontes a grandeza do Brasil. 
Voltamos, pois, a luta com a vontade imperiosa de acertar, 
agindo, com desinteresse, pela prosperidade de Pernambuco 
e da Republica". 

O prego da assinatura anual passou a ser o seguinte: 
Brasil — 30$000; Exterior — 50$000. Logo mais, a 23 de 
margo de 1931, essa tabela foi aumentada para 50$000 e 
100$000, respectivamente. Enquanto istc. o numero avulso 
subiu para $200, de acordo com os outros vespertinos, em 
face da situagao ocasionada pela queda do cambio, que tor-
nara "quase proibitiva a importagao de papel". A empresa 
viu-se no dilema de elevar o prego ou suspender a circula-
gao, preferindo a primeira hipotese. 

Irrompendo, em julho de 1932, a re/olugao constitucio-
nallsta de Sao Paulo, o Pequeno aedicou-lhe granae espago, 
vistosos titulos, dando edigoes extraordinarias logo no come-
go, inclusive no dia 17, pela primeira vez em dia de domingo. 

A 7 de novembro de 1934, resolveu Mario Melo adotar 
a seguinte epigrafe nos seus artigos diarios: "Ontem, hoje 
e amanha". Alegava o jornalista que as vezes era mais dili-
cil botar o titulo do que escrever a materia; dai, para facili-
tar, a ideia de um unico, fixo. A segao foi localizada ao pe 
da primeira pagina, a esquerda. 

Mario Sete redigia, entao, "Coisas de outrora", e Sotero 
de Sousa publicava "As Quintas", sendo outros colaborado-
res Fernando Pio dos Santos, Rodrigues de Carvalho, Ro-
mualdo Pimentel, Oton Fialho de Oliveira, Conego Melo Lula, 
Godofredo Freire, Socrates Times de Carvalho, Valdemar de 
Oliveira, J . H. de Sa Leitao e, sempre, Eduardo de Morals, 
com as "Coisas Diversas". Paulo Cavalcanti colaborou, algu-
res usando o pseudonimo Carlos Cordeiro Filho. 

Jau Pires Ferreira, os irmaos Noely e Derlopidas Correia 
de Melo, Bento Magalhaes Neto e Edgar Medeiros eram no
vos elementos do corpo redacional, os dois ultimos no s'^tor 
hipico da segao desportiva, na qual veio a colaborar, depois, 
GJlliat Hanois Falbo. Na revisao: Vicente Noblat e Euclides 
Ferreira. 

"6rgao genuinamente republicano", o Pequeno, em nota 
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de 15 oe julho de 1935, declarou apoiar as medidas do gover-
no contra "os surtos de propaganda extremista que irrom-
peram, ultimamente, em todo o pais", orientandose "pela 
nianutencao da Republica, forma de governo em que se en-
contrara solugao para todas as questoes socials, podendo 
fazer a grandeza da patria e a felicidade de todos os brasi-
leiros, desde que nao falte boa vontade aos governantes". 

No ano seguinte, exatamente a 25 de setembro, Andrade 
Bezerra empreendeu uma serie de artigos sobre o descanso 
dominical e a reforma da lei estadual n." 97, sob o titulo 
"Junta Arquidiocesana de Agao Catolica". 

O prego do exemplar subiu para $300 a 1 de Janeiro de 
1938. 

Esporadicamente, Guilherme de Araujo vinha divulgan-
do, com assinatura, "Notas e fatos", e, em 1939, o Conego 
Melo Lula criou a segao "Meu Palpite". Ja entao orgao ofi-
cial do Jockey Clube de Pernambuco, passou a dar mais 
destaque a segao desportiva em geral e ao momento poli
tico. 

Sem mais alteragao transcorreu a vida do Jornal Pe-
queno, ate que, a 14 de junho de 1945, a empresa Renato 
& Medeiros (30) foi transferida a Antonio Barros de Carva-
Iho, que ficou respondendo pela diregao, como intermedia-
rio. Processada a escritura definitiva, constituiu-se, a 16 de 
agosto, em sociedade anonima, sob a razao "Jornal Peque-
no Ltda.", dirigida pelo seguinte grupo politico: Antonio 
da Costa Azevedo, Joaquim Bandeira, Nehemias Gueiros, 
Joao Cleofas e Aide Sampaio. 

Ocorreram modificagoes nos aspectos gi'afico e intelec-
tual, guardada, porem, "tanto quanto possivel, a feigao tra-
dicional que remonta aos dias de Tome Gibson". 

Apesar da indicagao "Independente e Noticioso", que 
permaneceu no cabegalho, o vespertino dedicou-se a campa-
nha das Oposigoes Coligadas em Pernambuco (31), em favor 

(30) "Renato e Romeu, ambos tao parecidos que ks v6zes se confun-
diam, um mais preocupado com a redagao, outro mais interessado na gerfin-
cia e 'no noticiario desportivo, sobretudo do turf, que sempre foi um esporte 
muito apreciado no Recife", escrevera Antonio Ricardo (Anlbal Fernandes), 
em "A Nota", de 24-7-1949. Da mesma coluna, no dia seguinte: "Renato 
reservava adjetivos especiais para certas pessoas, institui^oes e firmas im-
por tantes . Um cargueiro do Mala era sempre alentado, e a firma Pereira 
Carneiro era sempre poderosa; o dr . Arnobio Marques era humanitario 
clinico e D. Leme era o bispo da Eucaristia". 

(31) Saudando o Jornal Pequeno, como "novo combatente da causa 
democratica", escreveu Z (Anlbal Fernandes) na se^ao "Coisas da cidade' 
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das candidaturas a Constituinte e do Brigadeiro Eduardo 
Gomes a Presidencia da Republica. Assumiu a fungao^ de 
redator-responsavel Gilberto Osorio de Andrade, e Eugenio 
Coimbra Junior a de redator-secretario, em substituigao a 
Oscar Pereira, que completara t r inta anos de "batente" (32), 
sendo indenizado pela empresa (33). Ocupou a gerencia 
Caio de Sousa Leao, mantendo-se a frente do Caixa (desde 
1931) Osorio de Alencar. Nao sofreu alteragao o restante 
corpo redacional, apenas acrescido do jornalista Geraldo 
Seabra. 

Em desacordo com a mudanga de orientagao do^ tradi-
cional vespertino, Mario Melo retirou sua colaboragao dia-
ria, escrevendo a 13 de junho a ultima cronica da se?ao 
"Ontem, hoje e amanha" (34). 

Sob a nova ordem, o Pequeno tomou caminho diferente 
(35), inserindo artigos politicos de Osorio Borba, Dioclecia-
no Pereira Lima e Melquiades Montenegro, a par de longos 
editoriais e as segoes "Um dia atras do outro", "A careta do 

do Diario de Pemambuco, a 15-6-1945: "Ja hoje nao estamos sozinhos na 
imprensa de Pemambuco, no combate que vimos fravando para que o mun-
do das quatro liberdades surja tambem para nos. 

(32) Na segao "Devagar e sempre", na Folha da Manha, dizia Silvino 
Lopes, a 11-9-1949, quando Oscar Pereira, doente, vivia seus ultimos dias, 
pois veio a falecer uma sennana depois: "Durante muitos anos, trabalhou 
O Oscar no Jomal Pequeno, ao lado dos irmaos Medeiros. Era quern dirigia 
a redacao, traduzindo telegramas, fazendo notlcias, registando o dia santl-
ficado, sem esquecer a eflgie do santo que devia ornar a notlcia. Madru-
gava na redagao. As vizes, chegava se arrastando, amparado numa bengala, 
pois tinha contra ele um tremendo reumatismo. Cozinhava o jornal em doi« 
tempos e de novo voltava a casa, fazendo, porem, pequenas paradas nos 
bares, onde declamava os dois versos de Da Costa e Silva: 

"Alcool para esquecer os tormentos da vida 
E para cavar, sabe Deus, um tormento maior". 

(33) Encerrando af sua vida jomallstica, Oscar Pereira escreveu e deu 
k publicidade, no mesmo ano, um livro de 104 paginas, em formato de 
bolso, sob o titulo "Memorias de um Jornalista Provinciano". 

(34) O famoso jornalista transportou sua segao para a Folba. da Manh&, 
edicao vespertma, nao sem lamentar o transtorno, dizendo, na primeira 
cronica ali publicada (16-6-1945), que, "ha 40 anos, desde o tempo de aca-
dgmico, fazia parte da famllia espiritual do Jomal Pequeno". 

(35) "Vendendo o Jomal Pequeno, os irmaos Medeiros extinguiram 
uma tradigao das mais interessantes na imprensa de Pemambuco. Porque 
o Jomal Pequeno deixou de ser o unico orgao de feigao conservadora no 
Estado, servindo a gregos e troianos, com um programa proprio, para trans-
formar-se, embora brilhantemente dirigido, num orgao politico, de combate, 
de agressividade. Os meus dois antigos chefes e amigos nao deveriam des-
lazer-se de tao belo patrimonio. Se o fizeram, deram a uns a impressSo de 
que se julgaram incapazes de levar avante a empresa, e a outros de que a 
oferta de mil e trezentos contos de r6is (um milhao e trezentos mil cru
zeiros) foi muito tentadora" — Oscar Pereira (obra citada) 
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dia", "Diz o leitor" e as quadras satiricas "Pau seco" e "Per 
conta alheia", assinadas por Joao Queremista (pseudonimo 
de Austro Costa) e Escoteiro. O mesmo local onde outrora 
aparecia a cronica diaria "A Nota", de Gongalves Mala, foi 
ocupado, com identica epigrafe, por Antonio Ricardo (tra-
vesti de Anibal Fernandes), que entrou firme na campanha 
Brigadelrista, desancando a politica do PSD, a Ditadura e 
a Interventoria, servindo-se do chiste e do ridiculo. A ultima 
pagina era dedicada ao noticiario desportivo e outras se^oes. 
Altamiro Cunha iniciou, a 13 de agosto, a cronica "A Esqui-
na", abrindo o noticiario social, e Oscar Melo revivia "Fatos 
antigos do Recife". De musica ocupava-se Gastao de Holan-
da. "Boatos & Indiscregoes" era uma segao de Jones de la 
Faiete. Colaboragao variada, de Nelson Chaves, Joao Cami-
nha Sampaio, Julio Belo, Andrade Bezerra, Conego Eusta-
quio de Queiroz, etc. Servigo telegrafico internacional da 
United Press, Reuters e Press Parga. A tabela de assinatu-
ras foi tambem alterada, passando a ser a seguinte: ano — 
Cr $120; semestre — Cr $60; para o Exterior: Cr $200 e 
Cr $120, respectivamente. 

O comentarista da segao "O que ha e o que se diz" fize-
ra, a 28 de agosto, apreciagoes referentes a uma ordem do 
dia do comando da Setima Regiao Militar, o que foi consi-
derado ofensivo "a dignidade militar" e "as forgas arma
das", resultando na publicagao de uma portaria da Secre-
taria da Seguranga Piiblica, a qual determinava a apuragao 
da responsabilidade da autoria do topico. Pediu-se a exibi-
gao dos originals, numa visita fora de expediente k redagao, 
e tiveram que comparecer a Policia os redatores principals. 
Entretanto, Osorio Borba declarou-se responsavel pelo co-
mentario, demonstrando, no seu depoimento, a improceden-
cia da acusagao de injuria as for gas armadas. Nada obstan
te, esteve sob a ameaga de denuncia perante o Tribunal de 
Seguranga Nacional. Iniciado o processo, pelo delegado Fer
nando Cascao, nao chegou a ser concluido. 

O vespertine entrou em polemica com a Folha da Manha 
(ver "Diarios do Recife", vol. I l l ) , na defesa dos seus pontos 
de vista politicos, desferindo fortes ataques ao Ministro 
Agamenon Magalhaes e ao Presidente Getiilio Vargas, en-
quanto fazia a propaganda da candidatura do Brigadeiro 
Eduardo Gomes a Presidencia da Republica. 

Alem de imensos editorials e sucessivos sueltos, a cam
panha teve a coadjuvagao de Joao-da-Rua-Nova (antigo 
pseudonimo de Austro Costa), autor de poemas de exalta-
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qsLo ao patriotismo e a heroicidade do candidato oposicionis-
ta ao Cate te . 

Por ocasiao da chegada ao Recife do Brigadeiro, a 10 
de novembro, em propaganda eleitoral, o Pequeno saiu com 
doze paginas, em dois cadernos, e ainda deu u m a edigao 
extraordinaria , as 20 horas . A 1 de dezembro, dia das elei-
goes, a primeira pagina ostentou cliches de todos os candi
da tes coligacionistas ao Executivo e ao Legislativo federals. 

Derrotada a Coligagao de Partidos, passou o vespertino 
a desenvolver out ra campanha , esta vitoriosa: a do abono 
de Natal ao funcionalismo publico do Estado. A edigao de 
24 de dezembro teve doze paginas, a lgumas de Li teratura . 

Em Janeiro de 1946, precisamente no dia 10, comegou 
a interessante segao "Bota de 7 leguas", assinada por O 
Grande Polegar, pseudonimo de Silvino Lopes, que se tornou, 
depois, redator-secretario do Pequeno. Outro elemento novo 
n a redagao foi Carlos Luis de Andrade. 

Criou-se a segao "Microfones e bastidores", por J . R . , 
e o Conego Eustaquio de Queiroz escreveu u m a serie de ar t i -
gos inti tulados "Combate ao comunismo". Outros colabora-
dores: Paulino de Andrade, Esdras Farias, Tomaz Seixas, 
Padre Piiblio Calado, Eustaquio Duarte , J . Cardoso Aires 
Filho, Liicio Breves; Carlos de Lacerda (cronicas par lamen-
tares do Rio, reproduzidas com exclusividade), copy r ights da 
Press Parga: Mauricio de Medeiros, Rafael Correia de Oli-
veira, Vitor do Espirito Santo, e tc . 

A al ta sempre crescente dos materials, agravada pela 
falta de t ranspor te para o papel l inha dagua, deu lugar a 
novo aumento (11 de margo de 1946) do prego do numero 
avulso, que passou a ser vendido a Cr $0,40. No dia 24 do 
mes seguinte alterava-se, igualmente, o custo da assinatu-
ra : para o Brasil, ano — Cr $140; semestre — Cr $80. Em 
maio elevava-se, ainda, o prego do exemplar para Cr $0,50 
e, a 2 de setembro, para Cr $0,60. 

Suspensa desde dezembro, foi restabelecida, a 15 de maio 
de 1946, a interessante segao politica "O que ha e o que se 
diz", i lustrada com caricaturas de Armando Santos . Out ra 
mater ia curiosa, de sensagao nos circulos politicos, foram 
as cronicas "Do Rio", assinadas por Joao Galafoice (pseudo
nimo do entao deputado Costa Porto) , enquanto "A Nota" 
cont inuava a fustigar os pessedistas, em linguagem contun-
dente de critica e ironla, dosada de magnifica verve. 

Com duas edigoes de doze paginas, a 24 e 25 de julho 
do mencionado ano, comemorou-se, pela primeira vez, o ani-
versario do Jornal Pequeno. Num balango de atividades, no 
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tocante a ultima fase, escreveu Melquiades Montenegro: 
"Batemo-nos pelas causas mais nobres, quer no campo poli
tico, quer social, quer humanitario: A gratificagao de Natal 
dos servidores do Estado e dos comerciarios, em geral. O 
aumento do funcionalismo publico. A campanha contra a 
exploragao dos agambarcadores. A fiscalizagao sobre os ge-
neros alimenticios. A defesa dos oposicionistas, ameagados 
de esmagamento pelo rolo compressor do queremismo redi-
vivo. A luta aberta e arriscada contra o "voltaremos" e o 
comunismo. A decisao retilinia e inabalavel de veneer as 
ultimas resistencias de Agamenon Magalhaes, levando-o a 
vala comum do aniquilamento politico". 

Zilde de Enock Maranhao comegou, nessa epoca, a es-
crever a "Cronica do Interior", e Augusto Rodrigues Filho 
divulgava expressivas charges. 

Nova campanha politica encetou a folha, a partir de 
dezembro, tendo como objetivo a propaganda da candidatura 
Neto Campelo Junior ao governo do Estado, contra a do 
situacionista Barbosa Lima Sobrinho. 

Suspensa durante a campanha eleitoral anterior, a cro
nica de Altamiro Cunha, "A Esquina", foi restabelecida, por 
alguns meses, sendo publicada a ultima a 2 de junho de 1947. 

Sucederam-se segoes, tais como: "Diga o que quiser", 
"Os casos dolorosos da cidade", "Reportagem do dia" e "Uma 
sugestao para voce", surgindo, ao mesmo tempo, novos cola-
boradores, a saber: Arnobio Graca, Vicente Gil, Coronel Vila-
ronga Fontenele, Manuel Maria de Crasto, Berguedof Elliot, 
Airon Rios, Aide Sampaio, Manuel Diegues Junior, Jose Lins 
do Rego, Francisco Juliao, Leonel Bortaa, Romeu Negromon-
te, ainda Mario Sete, Fernando Tasso de Sousa, Ivaldo Cou-
tinho, Carlos Pimentel e outros. 

Na edigao de aniversario, de 18 paginas (a maior ja 
verificada), a 24 de julho de 1948 (seguiram-se mais duaa 
edigoes comemorativas, de 12 paginas, a 26 e 27), escreveu 
o articulista: "Circulando no Recife ha 49 anos, o Jomal 
Pequeno e o mais antigo vespertino de PernamlDuco e de 
todo o norte do Brasil, faltando averiguar se nao o sera, 
tambem, de toda a imprensa do pais, o que tem grandes 
visos de probabilidade. 

"Em sua historia mais recente, o Jornal Pequeno ligou-
se honrosamente a campanha da restauracao democratica 
no Brasil, tendo formado cedo ao lado daqueles orgaos da 
imprensa do pais que lideraram, nos diferentes Estados da 
Federagao, o movimento civico e politico tendente a elimi-
nar a torva experiencia autoritaria do Estado Novo, para 
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ensejar a recuperagao dos nossos melhores destines demo-
craticos". 

Sobre a data escreveram Mario Sete (36) e Leduar de 
Assis Rocha, sendo do artigo deste ultimo os topicos seguin-
tes: "Mesmo depois da revolugao de 30, o Jornal Pequeno, 
que sofreu o seu quinhao de dissabores, nao se desmandou 
nos doestos que as maguas justificavam; tratou de ajudar 
a alvorada da nova ordem prometida ao Brasil, com patrio-
tismo e civismo, esquecendo o passado e olhando para o 
futuro desta grande patr ia". "Formando jornalistas, dan-
do oportunidade aos novos que se iniciavam, estimulando 
vidas que ingressavam nas competicoes do mundo, o Pequeno 
foi de uma largueza incomparavel, espalhando, sem medi-
das, a alma generosa dos seus diretores. A palavra amiga, 
o adjetivo sensibilizador, a acolhida franca, o desejo eterno 
de servir, tudo isso, que alevanta e enobrece o coragao hu-
mano, era marcante nas colunas do jornal dos irmaos Me-
deiros". 

Nesse ano, depois de divulgar uma serie de artigos assi-
nados, Josimar Moreira de Melo entrou para o corpo reda-
cional do vespertino. Silvino Lopes, alem da segao diaria, 
vinha escrevendo, aos sabados, a "Galeria Literaria". Ocor-
riam reportagens de Guerra de Holanda (Augusto), Valde-
mir Maia Leite, Gasparino da Mata, fidson Regis, Edison 
Nery da Fonseca, Romao Sampaio e Jose M. Dias da Silva. 

Em fevereiro de 1949 iniciava-se a divulgagao da "Mesa 
Redonda", constituida de cronicas politicas assinadas por 
Dalembert Junior. Cronicas de radio vinham sendo escritas 
por Luis Maranhao Filho, Nilson de Oliveira e Paulo Ricardo. 

Nova alteracao na tabela de assinaturas verificou-se a 
21 de marco, passando a serem cobrados Cr $160 pela anua-
lidade e Cr $90 pelo semestre, enquando o numero avulso 
subia para 80 centavos. Modificou-se a paginagao, trans-
ferida a segao desportiva para a ultima pagina, sendo as 
tres ultimas colunas da terceira reservadas a pequenos co-
mentarios, nos quais nao deixava de ser alvo de criticas a 

(36) O escritor Mario Sete, que comegou a colabonir no Jomal Pequeno 
em 1909, teve ocasiao de evocar as reunioes costumeiras na redagao do 
simpatico 6rgao, todas as manhas dos dias uteis, ao tempo do diretor Tom6 
Gibson. Eram habituais, com pequenas variantes, naquelas palestras, o 
pr6prio Mario Sete, Chateaubriand de Melo (pai de Assis Chateaubriand) , 
o engenheiro Eduardo de Morais, o medico OtSvio de Freitas, o jomal is ta 
Gongalves Maia, o banqueiro Manuel Medeiros, o filologo Jul io Pires, o 
tenente Vital Sobrinho, o colecionador de jornais San tana Araujo e o 
vigSrio Joao Augusto. 

Mario Sete faleceu a 25 de margo de 1950. 
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administragao do Governador Barbosa Lima Sobrinho, sobre-
tudo no tocante ao velho problema do jogo, proibido mas 
sempre consentido, o que, alem de reportagens locals, mere-
ceu uma serle de ataques de Carlos Lacerda, em artigos no 
Correio da Manha, do Rio de Janeiro, transcritos com gran-
de destaque. 

A 11 de abrll t inha inicio a serie "Do dlario de um revo-
lucionario de 30", assinada pelo Reservista do 333; e a 13 
de maio nascia a segao "De camarote", na primeira coluna 
da terceira pagina, em que Josimar Moreira de Melo se ocu-
pava de tudo e de todos. Na edigao de 4 de julho, Dias da 
Silva divulgou interessante reportagem retrospectiva, sob o 
titulo "Como se fazia jornal ha 50 anos", dela constando o 
excerto abaixo: 

"Ha 50 anos atras o desembargador Sigismundo Gon-
galves — bancando o Morals Rego (37) daqueles tempos 
— exigia do proprietario do Jornal do Recife que deixasse de 
imprlmir em suas oficinas um outro pequeno orgao de im-
prensa que como o de nossos dias (38), dizia certas colsas 
desagradaveis aos poderosos da epoca: deixava de circular o 
Pequeno Jornal, diante dos protestos de toda a imprensa 
recifense". 

Foram colaboradores do vespertino, no bienio transato: 
Alvaro Palhano, Ranilson de Sa Barreto, Aristotelis Alves, 
Baltazar da Camara, Paulo Travassos Sarinho, Jose Barra-
das de Crasto, Dalva Maranhao Schoettner (dos Estados 
Unidos), Alfredo Vieira, Agostinho A. dos Santos Silva, Nelson 
Firmo e Augusto Duque. 

Em data de 24 de julho (1949), o Pequeno solenizou seu 
cinquentenario com uma edigao de 18 paginas, em tres ca-
dernos, na qual foi homenageada a memoria de Joaquim 
Nabuco, que, segundo o editorialista, "via, sobretudo, na 
imprensa, um indispensavel recurso para a formacao de um 
povo jovem como o nosso, sem grandes tradigoes e sem gran-
des correntes de opiniao". A pagina dedicada ao centena-
rio do grande abolicionista incluiu o seu autografo, outros 
cliches, trechos de sua obra e substancioso artigo de Jordao 
Emerenciano. 

No dia seguinte iniciava-se a divulgagao de "O Recife 

(37) Referia-se ao "interesse do engenheiro Morals Rego", prefeito 
do Recife, jun to ao deputado Agamenon Magalhaes, presidente da Empresa 
Folha da Manha, no sentido de conseguir fosse sustada "a impressao d'O 
Debate nas oficinas da Travessa da Madre de Deus" . 

(38) O Debate, semanario independente, mas impetuoso na critica 
^ politica adminis t ra t iva municipal . 
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ha 50 anos", com o noticiario principal resumido das edi-
goes da referida epoca. Substituindo Josimar Moreira, ini-
ciou Julio Barbosa, a 5 de Janeiro de 1950, a cronica diaria 
"Rua da vida", que dizia comportar tudo o que pudesse 
"ser comentado, ventilado, abordado, dissecado, revolvido, 
mas sempre no interesse da maioria", acrescentando: "For 
aqui passarao os politicos, os apoliticos, os deistas, os agnos-
ticos, OS crentes e descrentes, honestos e desonestos; homens 
de bem e sacripantas; fatos socials e politicos". 

Ao completar o primeiro aniversario da "Mesa Redon-
da", o pseudonimo Dalembert Junior foi substituido pelo 
nome do seu criador, Dias da Silva, que escreveu: "Durante 
todo esse periodo nem sempre sem acidentes e muitas vezes 
com uma repercussao que nos surpreendia, o subscritor des-
ta segao revestiu-se de um certo e ja previsto misterio, cujo 
sabor t inha sido o unico motivo do seu aparecLmento. Hoje, 
ja nao existe mais o misterio, tudo caiu na rotina, fugiu o 
sabor e, com ele, esta visto, o motivo do seu aparecimento. 

A 25 de margo, Antonio Ricardo parou com as cronicas 
d'"A Nota", dizendo que ia "embora para Passargada", onde 
era "amigo do rei", despedindo-se dos seus personagens (39). 
No mes seguinte, precisamente no dia 20, O Grande Polegar 
suspendia, igualmente, em definitivo, a "Bota de 7 Leguas", 

Comegou, por essa epoca, nova campanha em prol da 
candidatura de Eduardo Gomes a Presidencia da Republica. 

A gerencia, que vinha sendo exercida por Melquiades 
Montenegro, foi entregue, a 1 de junho, a J . Soares, justa-
mente quando o jornal atravessava uma de suas piores cri
ses financeiras. 

Novos colaboradores surgiram, tais como Jose Gusmao 
de Andrade, J . A. Barreto Guimaraes, Pereira Neto, com 
as "Notas a Voo de passaro"; Joao Calado Borba, "Noticias 
do Interior"; Enock Lopes Cavalcanti, Morse Lira, Anisio 
Filho, o das "Maravalhas", aos sabados, em que bordava 
comentarios sobre Literatura; Joel Silveira, Luiz do Nasci-
mento, etc. Por longo tempo, Viriato Rodrigues fez a cro-

(39) Os "personagens" do satirico Antonio Ricardo e ram os maiorais 
do situacionismo, por ele mencionados atraves dos apelidos abaixo: Bar
bosa Lima Sobrinho — Beletrista Cintra Lima, o "frio, cetico e distante"; 
Agamenon Magalhaes — O Chefao; Gercino Malagueta de Pontes — Rise 
Besta; Antonio Torres Galvao — Pesco?o de sola ou Pesco?ao; Antonio 
Novais Filho — Calabar; Ulisses Lins — Vate do Sepulcro; Luis Antonio 
de Barros Barreto — Dr. Cospe-Cospe; Paulo Germano Magalhaes — 
Jujuba; Etelvino Lins — O tigre de Alagoa de Baixo; Osvaldo Lima — 
Mofofo; Osvaldo Lima Filho — Mofofo Junior, e tc . 
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nica "Album Elegante". A segao "Cinema e Teatro" t inha 
como cronistas J . B . e Jaime Souto, enquanto J . escrevia 
sobre "Radio". Armando Cunha e Antonio Luis de Barros 
forneciam reportagens. Zilde Maranhao fizera cronica social 
e reportagens, inclusive da Conferencia Agucareira de Ara-
xa, passando, em fins de 1950, a "Cronica das Sextas-Feiras". 

Reforgando a nova campanha politico-eleitoral, Gilberto 
Osorio de Andrade, responsavel pela redagao dos artigos de 
fundo, instalou, a 10 de setembro, a occao "Duas palavras". 
No dia seguinte, Gilberto Freyre entrava em luta franca com 
o agamenonismo, estreando a serie de artigos intitulados 
"Linha de fogo". No mesmo sentido, publicava violentos 
artigos Paul Flermont (pseudonimo de Murilo Costa) . De 
quando em vez apareciam poemas verrinosos de Manuel 
Bandeira contra Agamenon Magalhaes, ilustrados com as 
caricaturas "China gordo" e "China magro", da autoria de 
Gilberto Freyre e Vitor Moreira. Dias houve, durante a cam
panha, em que o Pequeno circulou tambem como matutino. 

Novamente derrotada politicamente, a folha voltou a 
velha rot ina. A 4 de maio de 1951 alterou-se a tabela de 
assinaturas, que ficou sendo a seguinte: ano — Cr $200; 
semestre — Cr $100. O niimero avulso subiu para Cr $1. 

A "Mesa redonda" disse "Ate a volta" no dia 28 de 
junho, e cessaram a 21 de agosto as "Duas palavras", ocu-
pando-lhe o lugar Dagoberto Fernandes Pires, com o titulo 
"Ver, Ouvir e Contar". Paulo Matos divulgava "Algumas 
palavras". Apareciam reportagens de Cisneiros de Carvalho, 
Angelo d'Agostini e Jose do Patrocinio Oliveira, este ultimo 
tambem autor de cronicas literarias, usando o pseudonimo 
Alcindo Guanabara; artigos de R. Magalhaes Junior (trans-
critos da imprensa carioca), Paulo Matoso, Marcelino Neto, 
Luis Rocha, etc. 

Sem que fosse suspensa a circulacao, nova fase do Jor-
nal Pequeno teve inicio a 18 de margo de 1952, dirigindo-o 
Ranilson de Sa Barreto. Dizia o editorial de apresentagao: 
" . . . comega este novo periodo justamente em uma hora das 
mais graves da historia do pais, avassalado por uma terrivel 
crise economica, politica, moral e social. Principalmente ern 
nosso Estado, onde parece que tudo gira em torno do Campo 
das Princesas, transformado, por obra e graga da acomo-
dagao a que muitos se submetem, em um como que centre 
de estranho e ridiculo sistema planetario". 

"Um por um, todos os erros serao denunciados — e 
apontados a opiniao piiblica os nomes dos responsaveis. Sem 
atingir a pessoa de quem quer que seja, respeitando a digni-
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dade alheia, nao cederemos, todavia, uma polegada n a luta 
que se reclama". 

Nessa fase houve ligeiras modificagoes na feigao mate 
rial do ja velho orgao. Quanto a parte intelectual, assumiu 
a secretaria Geraldo Seabra, sendo admitidos, como redato-
res, Everardo de Vasconcelos, Mucio Borges da Fonseca, 
Paulo Antunes, Mauro Almeida e Angelo d'Agostini, este 
encarregado da segao "Cinema — Teatro — Radio", sendo 
redatores ou cooperadores da pagina desportiva: Laudenor 
Pereira, Nelson de Castro e Silva, Rildo Uchoa, Jorge Costa, 
Stelio Gongalves, Gilson Correia e Luis Gonzaga. 

Apareceram outras segoes, outros colaboradores, ocor-
rendo reportagens sensacionais de Clodomir de Morals, Afon-
so Ligorio e Homero Paiva, inclusive a serie deste ul t imo: 
"Eu controlei o telefone de Mussolini"; reportagens politi-
cas de L. H . da Silveira (pseudonimo de Costa Por to) ; "Cor
tes e recortes", de Alberto Campelo; historias em quadri-
nhos; artigos de Nelson Firmo, Otavio L. de Morals, Otoniel 
Marinho Espinola, Sotero de Sousa, Elsa Cardoso, Oliveira 
Litrento e outros. 

A 27 de maio foi substituido o cliche do titulo, incluin-
do-se-lhe abaixo o slogan "A verdade n u a e crua", e a 28 de 
outubro a empresa transformava-se em "Grafica Editora do 
Recife S. A." , sob a mesma diregao individual. 

Prosseguiu, em 1953, o programa de jornal movimen-
tado e variado, de manchetes sensacionais e a inovagao, ja 
vinda do ano anterior, de chamar a materia, da primeira 
para a-? paginas centrals, com uma letra forte, em lugar 
da repetigao da epigrafe. De Janeiro a fevereiro, divulgou, 
com exclusividade em Pernambuco, uma serie de 31 artigos 
de Elianor Roosevelt, sob o titulo "Roosevelt, o homem e o 
estadista". Outra grande serie, langada apos, foi "A morte 
vem do Kremlin", por Alexandre Barmini . Na pagina de 
Desportos — a ult ima — nasceram duas segoes de croni-
cas: "Dentro e fora do ring", de Joe Sopapo, e "Na seara 
hipica", de Char rua . 

O comentarista politico, revoltado com certos processos, 
escreveu, a 20 de margo, entre outras consideragoes: "O que 
desperta reagao, porque encerra, envolve aspectos ignomi-
niosos e indefensaveis, e este processo de estabelecer o su-
borno como a rma de catequese, a distribuigao de empregos 
como meio de conseguir adeptos, fazendo do dinheiro a argu-
mentagao final". Acentuou que a "politica brasileira, de 
modo geral, oferece sinais evidentes de deturpagao e desvir-
tuamento" . 
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O aniversario do vespertino, a 24 de agosto de 1953, nao 
mereceu mais do que a edigao de rotina. O editorial assim 
concluiu: "Decorridos 54 anos de sacrificios e canseiras, 
quando estamos no limiar de uma nova etapa de nossa vida, 
registemos este fato bem express!vo no jornalismo da terra: 
o Pequeno, em 1953, como em 1899, em 911, 15 e na decada 
de 20 a 30 e nos anos que se seguiram, e o mesmo jornal 
integrado na vida partidaria estadual e nacional, o mesmo 
orgao de opiniao que levou Tome Gibson ao Pretorio e cuja 
voz a revolugao de 30 pretendeu abafar pelo saque e pela 
depreda§ao, inclusive ateando fogo a residencia do nosso sau-
doso e bonissimo diretor Renato de Medeiros, cujo nome, 
como o de seu irmao Romeu, recordamos, nesse instante, 
com reverente saudade, o do primeiro, e o do segundo com 
respeito e gratidao. 

"Ja se ve, por ai, que temos bons exemplos a seguir e 
que nao nos intimidam as ameagas dos cesares de papelao 
que pretendem, pelos mais variados processes, desde o insul-
to a infamia, desde a calunia ao ranger de dentes, fazer-nos 
parar em meio ao caminho que estamos percorrendo e que 
teve a desbrava-lo tao nobres e esplendidas figuras do jorna
lismo pernambucano". 

Na mesma data Everardo de Vasconcelos publicou uma 
nota explicativa da ausencia definitiva de sua segao "Mura-
Ihas de Jerico", onde abordava diferentes assuntos, desde 
margo do ano anterior, em linguagem repleta de giria, espe-
cie de carta-aberta dirigida a "nossa amlsade" Fulano ou 
Beltrano. fi que o redator-secretario sugerira ao companhei-
ro usar linguagem correta. Ficou o "Muro das lamentagoes", 
em que figuravam queixas e reclamagoes dos leitores. 

Outros reporteres vieram a tona, como Romildo Maia 
Leite, Adalberto Duque e Geraldo Tavares. Ao pe das duas 
primeiras colunas da terceira pagina firmou-se "A pequena 
reportagem", materia circulada, com a divulgagao de acon-
tecimentos-relampago. Alberto Campelo passou a escrever 
"Canto de pagina"; Antonio Albino Pinheiro criou o "Bau 
de turco", de pouca duragao; Armiragi Breckenfeld assinava 
"Notas de meu caderno"; Sylvanus e Evelyn Duvall eram 
responsaveis por "Problemas de familia"; D. Nobre fazia 
comentarios radiofonicos e Augusto Duque continuava a 
comentar os acontecimentos da atualidade. 

A partir de 19 de agosto desenvolveu-se mais a parte 
editorial, passando "O momento politico" a ocupar as duas 
primeiras colunas da terceira pagina, ficando as duas ulti
mas destinadas a outros comentarios. 
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Logo mais, a 27, a empresa iniciou um movLmento de 
subscrigao para aumento de capital, visando a "conseguir 
recursos necessarios ao alargamento de suas atividades in
dustrials e jornalisticas". 

"Nao sendo orgaos de classe, nem de partidos, nem de 
fagoes" (40), a subscrigao fazia-se entre o povo, dado "o 
intuito de apresentar jornais de fundo eminentemente popu
lar" . Foram langadas 4.800 agoes, de Cr $500, a fim de 
que o capital subisse de Cr $3,600,000 para Cr $6,000,000. 

Luis Cisneiros, que vinha divulgando artigos esparsos, 
passou a assinar, desde 28 de novembro, a cronica diaria 
"Rondo politico". Divulgavam-se artigos politicos de J . E. 
de Macedo Soares, transcritos do Diario de Noticias, do Rio 
de Janeiro. 

Ao iniciar-se 1954, alem do secretario, participavam do 
corpo redacional: Jorge Abrantes, comentarista; Enildo de 
Sa Barreto, Angelo d'Agostini, Oscar Melo, Ronildo Mala 
Leite, Afonso Ligorio, Luis Carlos Lopes, Rildo Uchoa e 
Gilton Pessoa, os tres ultimos do setor desportivo. Reviso-
res: Vicente Noblat, Landulfo Medeiros e, depois, Ivanildo 
de Sa Barreto e Silvio Pessoa. A gerencia continuava a car
go de J . Soares, exercendo a chefia das oficinas Alberico 
Pena. 

No mes de fevereiro comegou Joao Domingos da Fonseca 
a escrever "Eu penso assim", declarando, a principio; "Aqui 
se falara sobre economia, finangas, direito, literatura, poli-
tica, fatos diversos, sobre tudo. Um tanto pela rama. E 
saira, apenas, o que eu penso". A primeira pagina da edi-
gao do dia 6 dedicou grande espago ao municipio de Joaquim 
Nabuco, que, ao celebrar sua emancipagao, na vespera, acla-
mara o Jornal Pequeno como "defensor intransigente das 
ideias do povo" da localidade, e o jornalista Afonso Ligo
rio como "cidadao de Joaquim Nabuco", por ter feito a cam-
panha emancipacionista. 

A 9 de margo voltou Antonio Ricardo com a cronica 
"A Nota", dizendo que "o mais conveniente, nesta epoca de 
surpresas desconcertantes", era mesmo "escrever com a pena 
da galhofa". Todavia, nao foi alem do dia 26. No mes se-
guinte entrou o Pequeno a circular acompanhado, aos saba-
dos, da revista Singra, editada no Rio de Janeiro, com divul-
gagao em varios Estados, como suplemento de jornais. 

Salientavam-se, no vespertino, as cronicas de Otoniel 

(40) Editava, tambem, O Dia (ver "Diarios do Recife", vol . III). 
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Marinho Espinola, o comentario politico de H. Tupinamba 
e artigos de Pedro Dantas, estes transcritos do Diario Ca-
rioca, do Rio. Ocorriam reportagens assinadas por Mozart 
Ribas, enquanto Lirio Lago (pseudonimo de Rui Barbosa 
de Lima) escrevia cronica m u n d a n a . 

Circulou, as 16 horas de 13 de agosto, uma edigao extra-
ordinaria com a seguinte manchete: "Quem fizer comicio 
hoje perde'-a a eleigao", seguida da reportagem de Afonso 
Ligorio: "O diabo anda solto na face da te r ra" . Noutro 
local noticiava-se o suicidio do industrial Armindc Moura. 

Encetada nova campanha para a sucessao governamen-
tal, o Pequeno defendeu, ardorosamente, a candidatura do 
General Cordeiro de Farias, que viria a ser eleito nas urnas . 

A partir de 16 de setembro, forgado pelo "alto custo das 
materias primas utilizadas na confecgao do jornal e o cons-
tan te aumento de salaries", o vespertine, em consequencia 
de convenio com o Diario da Noite (ver "Diarios do Recife", 
vol. I l l ) , elevou o prego da vendagem avulsa para Cr $1,50, 
sem alteragao no prego da anuidade. 

Na ult ima edigao do ano — n.° 298, ano 55, de 31 de de-
zembro de 1954 — lia-se, devidamente destacada, a nota a 
seguir: "No dia de hoje, quando se encerram as atividades 
de 1954, queremos agradecer a todos aqueles, comerciantes, 
industrials, colaboradores e leitores a valiosa cooperagao dis-
pensada a este vespertine, no decorrer de mais essa etapa 
que conseguimos veneer, gragas ao concurso, repitamos, que 
de todos eles recebemos. Do mesmo modo, a direcao do Jor
nal Pequeno externa, de publico, os seus agradecimentos ao 
pessoal grafico, redacional e da gerencia, pelo inestimavel 
concurso que nos deu nos setores das suas atividades e sem 
o qual nao teriamos encerrado de modo tao auspicioso o seu 
55° ano de circulagao". 

O velho orgao, que era distribuido ao meio dia, mant i -
nha-se sob a diregao de Ranilson de Sa Barreto (41) (Bib. 
Pub. Est. e da Fac. Dir. UFP) (42) . 

A CONCENTRACAO — Diario matut ino, de feigao poli-
tica oposicionista, saiu a lume no dia 23 de setembro de 
1899, em formato grande de sete colunas e agradavel aspecto 
grafico. 

(41) Cont inuou a publica^ao em 1955, para t e rminar — ano 60.° — a 
24 de feverei ro de 1958. 

(42) A colecao da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federa l de Pe rnambuco acha-se desfalcada do pr imeiro ano, so come-
jando em julho de 1901. 
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Redatores — Faelante da Camara, Antonio de Sousa Pinto, 
Adelino Filho, Artur Orlando, Tito Rosas, Luis de Andrade, 
Artur de Albuquerque e Gervasio Fioravanti; gerente — 
Manuel dos Santos Pimentel; administrador das oficinas — 
Jose Xavier Coelho. Com redagao, escritorio e tipografia 
situados no Cais da Regeneragao (atual Avenida Martins 
de Barros) n.° 32, adotou a seguinte tabela de assinaturas: 
ano — 245000; semestre — 12$000; trimestre — 6$000; para 
fora da capital: 28$000, 14$000 e 7$000, respectivamente. 
Prego do exemplar — 100 reis. 

Em longo artigo de apresentagao, o editorialista focali-
zou o regime politico do pais, em geral, e a administragao 
estadual, em particular, dizendo a certa al tura: "O sol que 
coroou de luz os cimos legendarios dos montes Guararapes, 
que armou um toldo de ouro por cima do pequeno local em 
que foi fuzilado Caneca, o sol que deu reflexos de pedras pre-
ciosas as paredes nuas das masmorras em que apodreceram 
OS nossos herois, nao chegou ainda ao seu zenite. O que nos 
estamos vendo e apenas um sinal de luto da patria que se 
supoe viuva dos seus ideals". 

Frisou que as causas do desequilibrio economico de Per-
nambuco eram "as sangrias neronicas no Tesouro, para ser-
vir aos amigos o vinho que tonifica a dedicacao partidaria". 
E concluiu: "A Concentracao e mais uma tenda que se ergue 
para oferecer abrigo aos perseguidos, e uma tr ibuna ampla, 
donde se pode gritar para a rua: aqui d'el rei, contra o sabre 
da prepotencia e as extorsoes da camorra politica que se 
assenhoreou dos cargos publicos em Pernambuco". 

Ainda no primeiro numero, logo em seguida ao editorial, 
divulgou um memorial dirigido "ao Estado de Pernambu
co" e "aos nossos conterraneos", assinado por Jose Mariano, 
Coelho Cintra e Martins Junior, denunciando a "crise excep-
cional em que se debate a patria pernambucana, avassala-
da por uma oligarquia que a paixao partidaria obseca", de 
modo a tornar-se o governo "um orgao de profundas per-
turbagoes na evolugao economica das suas forgas vivas". 

O memorial concitava "a organizagao de todos os ele-
mentos politicos que se proponham a lutar com energia pela 
reivindicagao da verdade democratica", concluindo por dele-
gar poderes ao Barao de Contendas, a Joao Ribeiro de Brito 
e Antonio Carlos Ferreira da Silva, para promoverem e diri-
girem a Concentragao Republicana. 

Apesar de conter duas paginas de aniincios, o matut i -
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no comportava bastante materia nas duas outras, a saber: 
incisivos artigos redacionais, servigo telegrafico, folhetim, 
se?6es satiricas, noticiario solto, sem titulo, entremeado de 
foguetes de propaganda comercial, e alguma literatura, se-
Qao da qual era encarregado Antonio de Sousa Pinto, inse-
rindo versos de sua lavra e de outros nomes em evidencia, 
tais como Carlos Porto Carreiro, Teotonio Freire, Generino 
dos Santos, Carlos Lira Filho, Xavier Coelho, Gregorio Junior 
(pseudonimo de Joao Gregorio Gongalves), Mendes Martins, 
Julio de Medeiros, Gaspar Uchoa, Aristeu de Andrade, 
e outros. Pedro Botelho assinava verso e prosa, enquanto 
Raul Azedo divulgava artigos de natureza cientlfica e, por 
fim, de critica administrativa. 

A Concentra^ao fez rigida oposigao a chefia politica do 
Conselheiro Rosa e Silva e ao governo de Sigismundo Gon-
galves, entrando em polemica com a "Coluna Republicana" 
do Jornal do Recife, tudo, porem, em linguagem circunspecta 
e comedida. O corpo redacional so constou do Expediente 
ate 14 de novembro. 

As eleigoes de 7 e 31 de dezembro, para Governador do 
Estado e para o Congresso, ocuparam grande espago do 
jornal, desde a propaganda ate a apuragao dos votos, em 
meio a criticas acerbas ao situacionismo, acusando-o de 
fraude e suborno. 

Ate 31 de dezembro foram publicadas 82 edigoes, para 
comegar 1900 com a de 4 de Janeiro — numero 1, ano II — 
nao tendo circulado na vespera devido ao exacerbamento 
de paixoes ocasionado pelo incendio do Mercado do Derby 
e consequente prisao de Delmiro Gouveia, o que deu mar-
gem a energicos editorials de combate aos excessos de poli-
ciamento. 

Divulgou longa relagao de livros, para distribuigao a 
quern pagasse nova assinatura adiantadamente. A 12 de 
Janeiro iniciava-se a cronica diaria "No grave", com a assi
natura de Ulisses, que, so no dia seguinte, explicou: "O meu 
fito, nesta segao, nao e fazer prelecoes sobre degenerescencia 
fisio-pslquica; nem venho fazer o diagnostico do grande 
mal que, neste momento, ataca, de um modo cruel, a raga 
latina". Comentaria, sem pretensoes, assuntos do cotidiano. 

Ainda nesse mes, desde o dia 24, Rodolfo Araujo divul
gou uma serie de artigos sobre o assassinio, em condigoes 
misteriosas, da senhora Rita Vanderlei, proprietaria da Usi-
na Estreliana. No mes seguinte, as edigoes de 25 e 27 dedi-
caram bom espago da primeira pagina ao Carnaval. Sempre 
criticando a atuagao de Rosa e Silva e, depois, a adminis-
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tragao do novo governador Gongalves Ferreira, dedicando, 
porem, mais espapo a propaganda comercial, o matutino 
prosseguiu sua existencia, ja politicamente descorogoado. 

No mes de agosto surgiu, nas colunas d'A Concentragao, 
o nome de Manuel Duarte, novo redator, assinando sonetos, 
a "Cronica" dominical e a segao satirica "Matutinas", na 
qual usava o pseudonimo Silvio Murat. 

Foram outros colaboradores da Segao Literaria: Paulo 
de Arruda, Zeferino Brasil, Jose Henrique, Natividade Lima, 
Pio Piparote (pseudonimo de Artur Benicio de Araujo Lima), 
Juca Timbira^u (Julio Medeiros), Manuel Tabor, Mario Ju
nior, Virgilio Varzea, Lulu Pelintra (Eurico Vitruvio), Nilo 
Camara, Jose Lima, Carvalhc Araujo, Joao Barreto de Me-
neses, Franga Pereira, Eugenio d3 Sa Pereira, Ribeiro da 
Silva, etc. 

Ja descuidado e mal impresso, os amincios invadindo 
ate a primeira pagina, copiando telegramas de outros jor-
nais, sem nenhuma vibragao, o orgao da malfadada Concen-
•^ragao Republicana vivia precariamente, sem deixar, porem, 
de atacar a politica rosista. 

Nao foi alem da edigao de 8 de novembro de 1900, que 
tomou o niimero 249 (1) (Bib. Pub. Est. e da Fac. Dir. - UFP). 

O ANNUNCIADOR COMMERCIAL — Jornal especiali-
zado, de publicagao diaria, surgiu no dia 3 (1*) de outubro 
de 1899, em formato grande, de sete colunas, com quatro 
paginas. Proprietaries — Bressan & Bettini, sendo o traba-
Iho material da tipografia de Tondela, Cockles & Cia., situa-
da a rua do Imperador ns. 46 e 48 ai tambem instalado c 
escritorio-redagao. 

De agradavel aspecto, o titulo em semi-circulo, trazia 
abaixo dele, alem das informagoes acima, o seguinte: 6rgao 
para todos — Em toda parte". A apresentagao, sob o titulo 
"Expediente", abrindo a segunda pagina, dizia: " . . . a ideia 
corresponde ao fim a que se propoe e o seu nome traduz tudo 

(1) Nao 240, como esta nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 

(1*) Nao no dia 1, como consta do registo feito no "Dicion^rio", de 
Sebastiao Galvao. 
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jsso"; dai, a desnecessidade de programa para a folha, que 
se tornaria "acessivel aos anunciantes pela modicidade de 
pregos". 

As paginas, uniformemente arranjadas de anuncios, 
destinavam a coluna do centro a notas curiosas e humo-
rismo. 

Afora a edigao de estreia, existem comprovantes de 
mais duas, datadas de 5 e 7 de outubro (2) (Bib. Pub. Est.). 

(2) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", s6 mencionou a existfencia do 
primeiro numero. 
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Leao (barao de Vila Bela) , Luis Filipe de Sousa — 163, 165, 169, 177, 

184. 186. 191, 194, 257. 
Leao, Minervino Augusto de Sousa — 174. 
Leao, Miicio — 232. 
Leao, Osiris Carneiro — 232. 
Leger, Alcides — 318. 
Leitao, Alcino — 400. 
Leitao, Jose Henrique de Sa — 129, 212, 221, 282, 342. 357, 376, 379 

380, 404. 420. 
Leitao, Sergio — 351, 376. 
Leite, (Alfredo) Craveiro (da Costa) — 232. 
Leite, Joaquim do Prado Sampaio — 119. 
Leite, (Luis dos) Santos — 153. 
Leite, Ronildo Maia — 415, 416. 
Leite (Seve-Lei te) , Severino Alves do Amaral — 153, 229. 
Leite, Solidonio Atico — 301. 
Leite, Valdemir Maia — 410. 
Lelio Junior — 355, 368. 
Lelis, Arnaldo — 146. 
Leme, d. Sebastiao — 401, 405. 
Lemos, (Duar te ) , Laiete (Edgar Poggi de) — 136, 144, 298, 299, 395. 
Lemos, Francisco Farias — 175. 
Lemos, Mariano (Barbosa de) — 153. 
Lemos, M. Teixeira de — 325. 
Lemos, Ar tu r (de Sousa) — 331. 
Lemos, Joao — 379. 
Lemos, Pedro — 120. 
Lenine — 151. 
Leon, Ulisses Ponce de — 114. 
Lessa Junior , Joaquim dos Santos — 124, 372. 
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Ligorio, Afonso — 414, 416, 417. 
Lima, Agripino Tirso de Nogueira — 153. 
Lima, (Alexandre Jose) Barbosa — 124, 125, 126, 139, 198, 199, 200, 

202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 221, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 320, 326, 345, 346, 351, 357, 359, 360, 
361, 362, 365, 366, 392. 

Lima, Alfredo — 252. 
Lima, Anibal — 140. 
Lima, Antonio — 385. 
Lima (Pio Piparote), Ar tur Benicio de Araujo — 298, 420. 
Lima, Augusto de — 112. 
Lima, coronel Jose Cerqueira Aguiar — 309. 
Lima, Diocleciano Pereira — 406. 
Lima e Silva( duque de Caxias) , Luis Alves de — 184. 
Lima, Filadelfo A. Ferreira — 66, 68. 
Lima Filho, Osvaldo (Cavalcanti da Costa) — 412. 
Lima, Flora de Oliveira — 208. 
Lima, Francisco Cornelio da Fonseca — 361, 362. 
Lima, (Francisco) Faelante da Camara — 12, 113, 135, 188, 191, 194. 

198, 205, 206, 207, 214, 217, 218, 219, 267, 268, 269, 271, 278, 296. 
365. 418. 

Lima, Franklin de Vasconcelos — 114. 
Lima, general Jose Inacio de Abreu e — 36, 42, 43, 45, 62, 83, 103. 
Lima, Gongalves de — 318. 
Lima, Joao Ja lma de Andrade — 157. 
Lima, Joao — 292. 
Lima, Joao Paulo Barbosa — 146. 
Lima, Jorge de — 229, 231. 
Lima, Jose — 124. 282, 346, 351. 
Lima, Jose Antonio de Faria Abreu e — 47. 
Lima, Jose de Barros — 133, 141, 214, 218. 
Lima (Padre Roma) , Jose Inacio Ribeiro de Abreu e — 40. 
Lima, Leonardo Augusto Ferreira — 87. 
Lima, (Luis Gomes do) Rego — 148. 
Lima, (Manuel de) Oliveira — 113, 117, 123, 141, 395, 396. 
Lima, Natividade — 420. 
Lima, Osvaldo (Cavalcanti da Costa) — 145, 152, 412. 
Lima, padre Luis Inacio de Andrade — 49. 50, 51 . 
Lima (visconde de Olinda) , Pedro de Araujo — 39, 170. 
Lima, Plinio de — 167, 249. 
Lima. Raul Cintra — 361, 362. 
L ima) , Renato Faelante (da Camara — 220, 392, 395. 
Lima, Rodolfo — 368. 
Lima, Rui Barbosa de — 417. 
Lima Sobrinho, (Alexandre Jose) Barbosa — 146, 147. 148. 150, 232. 

409, 411, 412. 
Lindoso, Ar tur Cristo — 218. 
Linhares, Mario — 144, 222. 
Lins, Mario — 232. 
Lins, Pedro Acioli de Gouveia — 323. 
Lins, Samuel — 216. 
Lins, Sebastiao Antonio Acioli — 82. 
Lira, Filho, Carlos (Benigno Pereira de) — 132, 144, 419. 
Lira, Joao Alves Pereira de — 20B. 
Lira, Morse — 412. 
Lisboa, Armindo — 281, 295. 



mST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 4 4 1 

Lisboa Oscar — 143. 
Lisboa, Reis — 153, 157. 
Litrento, Oliveira — 414. 
Livio, Tito — 279. 
Lobato, Gervasio — 113,, 195. 
Lobato, (Manuel Tolentino da) Silva — 144, 214, 218. 
Lobo, Alfredo — 227. 
Lobo, Francisco Leopoldino de Gusmao — 12. 
Lobo, Luis — 333. 
Lobo, S. Cunha — 282. 
Loiola, Inacio Bento de — 12, 47, 64, 65, 80, 
Loio, Jose da Silva — 252. 
Lombroso, Cesar — 134, 331. 
Lopes, Aristarco — 248. 
Lopes, B . — 112, 127, 249, 297, 342, 376, 381. 
Lopes, Benedito — 395. 
Lopes, Cassiano — 191. 
Lopes Filho, Clodoaldo — 138. 
Lopes, Helvecio — 232. 
Lopes, Ildefonso — 147. 
Lopes, Luis Carlos — 416. 
Lopes Neto, Filipe — 12, 35, 36, 40, 41, 43, 45, 70, 71, 72, 77, 80, 81. 
Lopes Neto, Joaquim Spencer — 119, 222, 282. 
Lopes, Olavo — 157. 
Lopes, Tomaz — 134. 
Loreto, Galdino de Barros — 299. 
Loreto, Sergio Teixeira Lins de Barros — 149, 151, 218, 228, 229, 400 
Lorette, A. — 338. 
Lourengo, Joao — 143. 
Lucca, G. — 219. 
Lucena (barao d e . . . ) , Henrqiue Pereira de — 18, 105, 121, 139, 175, 

176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 194, 198, 283, 284, 317, 324, 361, 384, 
391. 

Luis, Cintra — 385. 
Lula, conego Melo — 404, 405. 
Luna, Ivo — 142. 
Luna, padre Lino do Monte Carmelo — 103. 
Luz, Carlos — 122. 
Luz) , Joao Ezequiel (de Oliveira — 158, 201. 
Luz, Manuel Gongalves da — 145. 
Macedo, Albino Buarque de — 143. 
Macedo, Brito — 229, 403. 
Macedo, conselheiro Manuel Buarque de — 105, 111, 175, 258, 260. 
Macedo, Erasmo de — 225. 
Macedo, Jose Felicio Buarque de — 122, 282, 307, 317. 
Macedo, Manuel Buarque de — 127, 281, 328, 381, 391, 392, 395. 
Macedo Soares, Jose Eduardo de — 416. 
Macedo, Sergio Teixeira de — 83. 
Machado, C. A . — 103. 
Machado, Eduardo — 362. 
Machado, (Joaquim) Nunes — 12, 35, 36, 41, 43, 58, 70, 72, 340, 353. 
Machado, Jul ino — 213. 
Machado, Julio Cesar — 240. 
Machado, Maximiano Lopes — 12, 72, 76, 77, 82, 165, 174, 182, 188, 259. 
Machado, Raul — 149. 
Machado, Temistocles — 129, 358. 
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Maciel, Francisco de Assis Oliveira — 186. 
Maciel, Jose Joaquim de Oliveira — 25. 
Magalhaes, Agamenon (Sergio de Godoi) — 135, 229, 407, 408, 411, 

412. 413. 
Magalhaes, Americo — 400. 
Magalhaes, Celso — 112. 
Magalhaes Junior , Raimundo — 413. 
Magalhaes, Mario — 400. 
Magalhaes, Miguel — 218, 226. 
Magalhaes Neto, Bento — 404. 
Magalhaes, Olimpio de — 150. 
Magalhaes, Silvio Pinto — 97. 
Magalhaes. Sinfronio — 214, 386. 
Magalhaes. Valentim — 248. 
Magnard. Francisco — 100. 
Magno. Raimundo — 292. 
Maia, Abelardo — 223, 399. 
Maia, Alfredo — 211, 376. 
Maia, Arl indo — 159, 
Maia, Bruno (da Silva) — 194. 
Maia, Carlos Leite — 155, 156. 
Maia, Dionisio Gongalves — 212. 
Maia, (Jose) Gongalves — 12. 125. 148. 201, 202. 203, 205. 207, 208. 

210, 213, 214, 215, 217, 218, 224, 226, 229, 266, 315, 317, 319, 348. 
365, 370. 378, 379. 383, 387, 396, 397, 407. 

Maia, Leopoldo — 135. 
Maia, Tercio Rosado — 230. 
Mallet, ( Joao Carlos) Parda l (de Medeiros) — 320. 
Malheiro, Fernando (Ferre i ra Pinto) — 227. 
Malheiros, Perdigao — 261. 
Malta Fi lho (Paulo do Couto Mal ta ) , Paulo — 232. 
Malta, Quintino — 272. 
Maranhao Filho, Luis — 410. 
Maranhao (Barros Vulcao) , Joao de Barros Falcao de Albuquerque, 

— 60, 93, 94. 
Maranhao, Leovigildo — 318. 
Maranhao, Metodio (Romano de Albuquerque) — 229, 269. 
Maranhao (Schoet tner) , Dalva •— 411. 
Maranhao, Timoleao de Albuquerque — 188. 
Maranhao, Zilde de Enock — 409, 413. 
Marcelino Neto — 413. 
Maria, padre Jul io — 213. 
Mariano Filho, Jose — 39, 99. 
Marinho, Joaquim Saldanha — 105, 106, 108, 109, 176, 177, 185, 325. 
Marinho, Tomaz — 306. 
Marinho, Vicente Fer re i ra — 50. 
Mario Jun ior — 420. ' • 
Mariz, Juvencio Carlos — 122, 229. 333, 346, 357, 359, 388. 
Marotti , Francisco — 343. 
Marques, Aluisio —- 399. 
Marques, Arnobio — 405. 
Marques, J . A . — 398. 
Marques, Jovino •— 351. 
Marques Junior , (Jose) — 157. 
Marques, padre Joao — 324, 325. 
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Marrocos, (Francisco) Alcedo (da Silva) — 126, 128, 131, 269, 328, 
342, 343, 344, 346. 

Marroquim, Adalberto — 218. 
Martins, (Antonio) Chaves — 230, 403. 
Martins, (Antonio) Mendes — 131, 141, 191, 209, 216, 218, 220, 419 
Martins, Domingos Jose — 173. 
Martins, Eliseu — 182, 188. 
Martins, Eufrosina Mendes — 296. 
Martins, G. — 112. 
Martins, Graciliano — 289, 296, 297, 299. 
Martins, Helvidio — 129. 
Martins, Henrique — 304, 306. 
Martins, Joao Luis Soares — 78, 299. 
Martins Junior, (Jose Izidoro) — 12, 113, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 

193, 194, 195, 196, 198, 210, 215, 216, 218, 253, 254, 255, 266, 267, 
263, 269, 270, 271, 273, 279, 281, 283, 286, 290, 291, 296, 297, 299.. 
302, 304, 305, 311, 312, 336, 346, 351, 362, 365, 370, 388, 418. 

Martins, Samuel — 190, 264, 306. 
Martins Sobrinho — 285. 
Martins, Ventureli — 157. 
Mascelo, padre Leonardo — 138, 142. 
Mata, Gasparino (Buarque) da — 410. 
Mateus, Miguel — 158, 159. 
Matos, Adalberto de — 153. 
Matos, Joaquim Gomes de — 353. 
Matos, Liberate de — 379. 
Matos, Manuel Gomes de — 190, 322. 
Matos, padre Constantino Gomes de — 326. 
Matos, Paulo — 413. 
Matoso, Paulo — 413. 
Mauriceia Filho — 400. 
Mauricio, Virgilio — 398. 
Mayrink, Clinio — 140. 
Medeiros, Abaete de — 153, 232. 
Medeiros, Amauri de — 403. 
Medeiros, Bianor (Gadault Fonseca) de — 122, 131, 148, 281, 362, 363, 

366. 
Medeiros, conego Francisco Rochael Pereira de Brito — 47, 165. 
Medeiros, Edgar — 404. 
Medeiros, Francisco Jose da Costa — 58. 
Medeiros, Francisco Jose de — 314, 317, 318, 320. • 
Medeiros, Joao Batista de — 281, 306, 310. 
Medeiros, Julio — 419, 420. 
Medeiros, Landulfo — 148, 416. 
Medeiros, Manuel Inacio do Rego — 87, 89. 
Medeiros, Manuel — 410. 
Medeiros, Mariano Augusto de — 266. 
Medeiros, Mauricio de — 408. 
Medeiros, Renato — 398, 400, 403, 405, 406, 415. 
Medeiros, Romeu — 398, 400, 403, 405, 406, 415. 
Medeiros, S. — 157. 
Meira (Ceciliano Celio Meira de Oliveira Melo), Celio — 156. 
Melo, Afonso de Albuquerque —, 44 45, 47, 60, 75, 77, 103, 112, 171, 178. 
Melo, Afonso Liicio de Albuquerque — 362. 
Melo, Alfredo Bezerra de — 214. 
Melo, almirante Custodio Jose de — 200, 290. 
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Melo A m a r o de Albuquerque — 154. 
Melo, Americo — 230. 
Melo, Antonio Epaminondas de — 169, 174, 182, 186, 259. 
Melo, Antonio Joaqu im de — 12, 92, 97. 
Melo, Antonio Machado Chaves — 34. 
Melo, Ar tu r de — 348, 349. 
Melo, Bagueira de — 388. 
Melo, Claudino de — 273. 
Melo, Clovis (Carnei ro do Rego) — 182. 
Melo, conego Joao Machado de — 326. 
Melo, Derlopidas Correia de — 404. 
Melo, Diniz Peri lo de Albuquerque — 221, 223, 224, 226, 230, 231, 234. 
Melo (Carmen Dolores) , Emilia Moncorvo Bandeira de — 392. 
Melo, Feliciano Caliope Monteiro de — 196. 
Melo, Felix Peixoto de Brito e — 36, 41, 43, 45, 167. 
Melo, Figueira de — 390. 
Melo Filho, Jose Bandeira de — 397. 
Melo Filho, Jose Maria de Albuquerque — 223. 
Melo) Filho, Manuel Caitano (de Albuquerque — 399. 
Melo Filho, Manuel Cavalcanti de — 126, 129, 304. 
Melo, Franciscx) Alexandrino de Albuquerque — 191, 208, 344. 
Melo, Herculano Bandeira de — 220. 
Melo, J . de Lucena e — 227. 
Melo, ( Je ron imo Mart iniano) Figueira de — 12, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 

68, 70, 72. 
Melo, Joao Medeiros de — 128. 
Melo, Joao Nepomuceno de — 21, 23, 26. 
Melo, Joaqu im Guenes da Silva e, — 89, 111, 164. 
Melo, Jose Cisneiros de Albuquerque — 201, 204. 
Melo, Jose da Costa d 'Albuquerque — 319. 
Melo, Jose Maria Carneiro de Albuquerque — 212. 
Melo, Jose Maria de Albuquerque — 12, 114, 123, 124, 171, 188, 191. 

192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 211. 212, 214, 
218, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 231, 234, 236, 249, 254, 256, 274, 288, 
293, 305, 313, 337, 349, 358, 365, 382. 

Melo, Jos imar Moreira de — 410, 411, 412. 
Melo, Ju l io de — 289, 290, 291, 335. 357. 
Melo Junior , Joaquim Guenes da Silva e — 279. 
Melo, Lourengo Bezerra Vieira de — 194. 
Melo) , Manuel Caitano (de Albuquerque — 12, 114, 188, 190, 191, 

198, 205, 211, 212, 214, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225. 333. 
Melo, Mario (Carneiro do Rego) — 119, 144, 182, 208, 215, 220, 222, 

229, 388, 390, 393, 395, 397, 400, 403, 404, 406. 
Melo, Monteiro de — 153. 
Melo Morais Filho, (Alexandre Jose de) — 110, 261. 
Melo) , Nestor Diogenes (da Silva e— 141, 143, 153. 
Melo, neto, Jose Antonio Gongalves de — 232. 
Melo, Noely Correia de — 157, 404. 
Melo, Oscar (Fel ix de) — 227, 233, 234, 400, 407, 416. 
Melo, Oton Linch Bezerra de — 232. 
Melo, Pedro — 269. 
Melo, Renato Vieira de — 232. 
Melo, senador Joaqu im de Paula Sousa e, — 61 . 
Melo) , Ulisses Pe rnambucano (de — 232. 
Melo, Urbano Sabino Pessoa de — 12, 36, 41, 58, 79. 
Mendes, Alves — 279. 
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Mendes, Durval — 222. 
Mendes, Luis — 135, 140, 141, 147, 148. 
Mendonga, Antonio de — 252. 
Mendonga, Eugenio — 333. 
Mendonga, Fe rnando — 143. 
Mendonga, Fernando Bal tazar de — 153, 400. 
Mendonga, general Belarmino de — 394. 
Mendonga, Genti l — 158. 
Mendonga, Jose Luis de — 173. 
Mendonga, Liicio de — 112. 
Mendonga, Manuel Curvelo de — 324. 
Mendonga padre Joao Capistrano de — 12. 
Meneses, Alipio — 298. 
Meneses, Francisco Barre to de — 126. 
Meneses, Gaspar de — 128, 349, 372, 379. 
Meneses, Joao Barre to de — 118, 124, 134, 146, 193, 195, 209, 214, 22S, 

230, 282, 333, 386, 391, 395, 420. 
Meneses, Jose Raimundo da Costa — 58. 
Meneses, Tobias Barre to de — 104, 110, 117, 118, 166, 169, 184, 192, 

261, 268, 277, 358. 
Milano, Nicolino — 218. 
Milet, Henr ique (Augusto) — 107, 110. 
Milet ( J u n i o r ) , Henr ique (Augusto) — 118, 317, 318, 390, 393. 
Mindelo, Jose — 150. 
Miranda, Ar tu r — 376. 
Miranda, Bentes de — 147. 
Miranda, (Antonio) Guedes de — 229. 
Miranda, (Raimundo) Pontes de 203, 232. 
Moncorvo, Silvia — 153. 
Montalvao, Jus t ino de — 137. 
Monte, Antonio — 172. 
Monte Fer re i ra do — 376. 
Monte Sobrinho (Francisco do) — 142, 222. 
Monteiro, (Antonio Peregr ino) Maciel — 12, 46. 
Monteiro, Francisco Jose Cordeiro — 86. 
Monteiro, Honorio — 238, 255, 295, 349. 
Monteiro, J . G. — 111. 
Monteiro, (Joao Ferre i ra da) Costa — 137, 146, 148, 230, 399, 400. 
Monteiro, Lindolfo — 227. 
Monteiro, Manuel — 390. 
Monteiro, Mauro — 157, 158. 
Monteiro, Raul — 141, 146, 227, 403. 
Monteiro, Vicente do Rego — 400. 
Montenegro, Emidio — 119. 
Montenegro, Estevao de Albuquerque Melo (ver Estevao Benedito 

de Franga) . 
Montenegro, Melquiades (de Albuquerque) — 406, 408, 412. 
Montenegro, Olivio (Bezerra) — 60, 231, 233. 
Montepin, Xavier de — 273. 
Morals, Belmiro — 269. 
Morals, Carlos de — 249. 
Morals, Clodomir de — 414. 
Morals, Joao Pedro de Carvalho — 184. 
Morals, Jose Mariz de — 157. 
Morals Neto (Pedro Dantas ) , P ruden te de — 232, 417. 
Morals, Otavio L . de — 235, 414. 
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Morals , ( Jo se ) , P r u d e n t e de — 297, 357, 365. 
Morelra , J . B . Matos — 242. 
Morelra , J e ron lmo de Rangel — 219, 222. 
Morelra, Joaqu im Jose — 26. 
Morelra , (Manuel dos) Santos — 132, 213, 363, 367. 
Morelra , Pers lo — 221. 
Morelra , Teopompo — 158. 
Morelra, Vitor — 413. 
Mota, Joao — 234. 
Mota, Leonardo — 157. 
Mota, pad re Vicente Fi res da — 62. 
Moura, Armlndo — 417. 
Moura, Elol — 138. 
Moura, Francisco Amlntas de Carvalho — 165, 174, 182. 
Moura, J . R. — 97. 
Muhler t , Carlos Eduardo — 43. 
Muniz, (Manuel ) A r t u r — 134, 137, 220. 
Murat , Luis — 119. 
Nabuco (de Arau jo ) , Joaqu im (Aurel io Bar re to ) — 113, 114, 118, 

126, 191, 232, 249, 250, 251, 264, 274, 275, 279, 385, 395, 411, 416. 
Nabuco de Araujo ( J u n i o r ) , Jose Tomaz — 12, 29, 39, 45, 83, 92, 178. 
Nasc lmento) , Bar to lomeu Anacleto (do — 157, 232, 233. 
Nascimento, Luiz do — 156, 157, 412. 
Nassau, Joao Mauricio de -— 130. 
Nava r ro ) Neto, Antonio (Cipr iano de Morals — 157. 
Nazare , Agripino — 215. 
Negromonte , Romeu — 409. 
Neves, Caitano de Far ia — 387. 
Neves, Mandu — 372. 
Neves Neto, Ascendlno — 157. 
Neves, Ra imundo de Far ia — 387. 
Neves, Rodovalho — 153, 221, 223. 
Neves Sobrinho, ( Joaqu im Jose de) Far ia — 126, 216, 229, 282, 333, 

342, 367, 385, 387. 
Neves Sobrinho, (Jose Maria das) — 157. 
Nigro, Salvador — 229. 
Noblat, Vicente (de Matos) — 157, 404, 416. 
Nobre, Almeida — 182. 
Nobre, D . — 415. 
Nobrega Jun io r — 369. 
Noel, Pedro — 322. 
Noguelra, Antonio — 264. 
Nogueira I rmaos — 327. 
Noir, Louis — 398. 
Novals Filho, Antonio — 412. 
Novals, F . X . de — 161. 
N . , Raul — 316. 
Nunes, (Luis) Cerquinho — 229. 
Ohnet , Georges — 366. 
Oiticica, Jose — 297. 
Oliveira, Alber to de — 120, 192, 249. 
Ollveira, Alvaro de — 157. 
Oliveira, Antonio Estevao de — 182. 
Ollveira, A r m a n d o — 141, 142, 143, 144, 395. 
Oliveira, Augusto de — 133, 134, 297, 344. 
Oliveira, Bat is ta de — 157, 261. 
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Oliveira, 
Oliveira, 
Oliveira, 

Oliveira, 
Oliveira, 

Oliveira, Bianor de — 210, 372. 
Oliveira, Brasilio Augusto Machado de — 217. 
Oliveira, Cleofas Nilo de — 155, 158, 230. 
Oliveira, conselheiro Candido Luis Maria de 
Oliveira, d. frei Vital Maria Gongalves de -

109, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 184. 
Oliveira, Edgar de — 228. 
Oliveira e Silva (Francisco de) — 141, 144, 145 
Oliveira, Fabius — 388. 
Oliveira, Joao Alfredo Correia de •— 118, 122 
Oliveira, Joao Cleofas de — 156, 405. 
Oliveira, Joao de — 306. 
Oliveira, Joaquim de — 227, 230, 235. 
Oliveira, Jose Apolinario de — 136, 137. 
Oliveira, Jose Bernardo de — 157. 
Oliveira, Jose do Patrocinio — 413. 
Oliveira, Jose Feli.x de — 148. 

(Jose Manuel) Cardoso de — 114. 
Jose Maria da Silva — 137. 
J . S. Nunes de — 102. 

Oliveira Junior — 266. 
Oliveira, Leonidas de — 212, 214, 224, 227. 

Luis Estevao de — 209. 
(Manuel) Morals de — 149. 

Oliveira, marechax Jose Semeao de — 120, 309, 316. 
Oliveira), Mario Pessoa (de — 232. 
Oliveira), Nelson Firmo (de — 143, 236, 411, 414. 
Oliveira, Oton Fialho de — 404. 
Oliveira, Rafael Correia de — 145, 408. 
Oliveira, Rodrigo de — 137. 
Oliveira, Romualdo Alves de — 12. 77, 83. 
Oliveira, Temistocles de — 214. 
Oliveira, Valdemar de — 157, 235, 404. 
Oliveira, Vitor de — 49, 73. 
Ortigao, Ramalho — 119. 
Oscar, general Artur — 297, 339. 
Osorio (marques do Herval), Manuel Luis — 185, 255. 
Ortiz, Lopo — 172. 
Otoni, Teofilo Benedito — 169. 
Otoni, Cristiano — 169. 
Ouro Preto, Visconde de — 119. 
Pacheco, Pedro — 390. 
Padilha, padre Jose Marinho Falcao — 12. 
Paiva, Homero — 414. 
Paiva, Joao — 282. 
Paiva, Licurgo Jose Xavier de — 102. 
Paiva, Tancredo de Barros — 132. 
Paiva, Valdemar — 230. 
Palacio, Pedro — 175. 
Palha, Francisco — 112. 
Palhares, Vitoriano (Jose Marinho) — 97, 103, 167, 248. 
Palma, P . — 182. 
Palmeira, Joao — 221. 
Palmeirim, Luis Augusto X. de — 66. 
Papanga, Macedo — 112. 
Paraiso, Raimundo — 240. 

329, 387, 389. 
104, 105, 106, 107, 108, 

192, 225, 230. 

183, 242, 246, 308, 309. 
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Paranhos (visconde do Rio Branco ) , Jose Maria da Silva — 180, 182. 
184, 246, 261, 263, 274. 

Passo, Manuel Rodrigues do — 78. 
Passes, Joao Gualber to dos — 89. 
Patr icia , Silvia — 153. 
Patrocinio, Jose do — 329. 
Paula , Francisco Ju l iao de — 409. 
Passos, (Carlos Augusto) Guimaraes — 211. 
Pedavoli , frei Celestino de — 134, 213, 215, 218, 326, 386, 390. 
Ped ro I — 19, 20, 28, 3 1 . 
Ped ro II — 28, 55, 57, 329. 
Pedro Junior , Jose — 195, 318. 
Pedrosa, conego Alfredo Xavier —- 157. 
Pedrosa ) , Olimpio Donald (da Cunha — 114, 222, 264, 328. 
Pedrosa, padre Francisco Raimundo da Cunha — 324. 
Pedroso, Arnaldo — 145. 
Peixoto, Ascanio — 134. 
Peixoto, Fi lomeno — 191. 
Peixoto, J a rbas — 153. 
Peixoto, marechal Floriano — 195, 200, 284, 294, 319, 337, 358, 361, 386 
Peletan, M. Eugenio — 172. 
Pena, Afonso — 218. 
Pena, Alberico — 416. 
Pena, Herculano Ferre i ra — 39, 40, 60. 
Penante , Jose — 144. 
Peregrino, Adalber to — 215. 
Pereira , Antonio Americo Carneiro — 338. 
Pereira , Antonio Batista — 297. 
Pereira , Auto — 300. 
Pereira , Bal tazar (Mart ins de Albuquerque) ^ 12, 197, 201, 204, 205, 

206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 219, 221, 370, 378, 37a, 380, 383. 
386, 398. 

Pereira , Caio — 234, 235. 
Pereira , d r . Cosme de Sa — 111. 
Pereira , Edwiges de Sa — 211, 220, 343, 395. 
Pereira , Eugenio de Sa — 133, 215, 420. 
Pere i ra (Faneca) , Joao Eustaquio — 130, 147, 153, 225, 232, 295, 395, 403 
Pereira , Felisberto dos Santos — 145. 
Pereira , Francisco Maria Sodre — 248. 
Pereira , Fredovinda de Sa — 149. 
P e r e i r a ) , Jose Higino (Duar te — 102, 106, 107, 118, 192, 194, 268, 278. 
Pere i ra , J . Times — 142. 
Pere i ra Junior , Antonio Gomes — 191, 219, 290, 299, 332, 334, 335. 339. 

340, 355, 359, 365, 370. 
Pere i ra , Laudenor — 414. 
Pere i ra , Luis Carlos de Araiijo — 85. 
Pereira , (Luis de) Franga — 129, 207, 211, 267, 282, 290, 309, 333, 

338, 342, 343, 346, 356, 357, 420. 
Pere i ra Neto — 412. 
Pere i ra , Nicolau Mart ins — 172. 
Pere i ra (da S i lva) , Oscar — 398, 400, 405, 406. 
Pereira , Paulo — 190. 
Pereira , Pau lo (de Tarso) Franga — 157. 
Pereira, Silvino Lopes — 142, 156, 214, 406, 408, 410, 412. 
Pereira , Tomaz Francisco — 45, 46. 
Perei ra Virgilio Augusto de Sa — 287, 289, 290, 295, 356, 357, 358. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 449 

Periquito, Luis — 159. 
Pernambucano, Jarbas — 232. 
Pernambucano — Jose F . — 227. 
Pernambuco, Antonio Jose de Almeida — 367. 
Pernambuco, Belisario — 185, 238, 255. 
Pernambuco, Miguel — 252. 
Pernambuco, Pedro — 291, 292. 
Pessoa, Abilio — 222. 
Pessoa, Amaro — 185. 
Pessoa, Epitacio — 149. 
Pessoa, Frota — 376. 
Pessoa, Gilton — 416. 
Pessoa, Manuel Pereira Camelo — 67. 
Pessoa, Silvio — 416 
Pestana, Joaquim Maximiniano — 275. 
Pimenta, Joaquim — 138, 140, 153, 228, 399. 
Pimentel, Alberto — 118, 129. 
Pimentel, Antonio — 143. 
Pimentel, Carlos — 409. 
Pimentel, general — 202. 
Pimentel, Graciliano — 97. 
Pimentel, Manuel dos Santos — 418, 
Pimentel, Manuel Zeferino — 53. 
Pimentel, Romualdo — 404. 
Pimentel, Sancho de Barros — 250. 
Pinhal, Carlos do — 397. 
Pinheiro, Antonio Albino — 415. 
Pinheiro, Antonio Coelho — 274. 
Pinheiro, Fortunato — 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 310, 311, 312, 

313, 314, 315. 
Pinheiro, Francisco Maciel — 232. 
Pinheiro, Hermeto — 213. 
Pinheiro, Jose — 142. 
Pinheiro, Jose Pereira de Araujo — 97. 
Pinheiro, (Luis Ferreira) Maciel — 112, 190, 192, 193, 264, '002, 305, S53. 
Pinheiro, Manuel Pereira de Morals — 87, 96, 97, 99, 107, 163. 
Pinheiro, Manuel Rodrigues — 60, 61, 74. 
Pinheiro, tenente Joao — 390, 395. 
Pinho, Nelson de Oliveira Sabino — 410. 
Pinho, Sabino (Olegario Ludgero) — 65, 66, 67, 306. 
Pinto, Antonio de Sou.sa — 121, 167. 248, 268, 290, 379, 418. 
Pinto, Arnaldo — 143. 
Pinto, Estevao — 232. 
Pinto Junior, Joao Jose — 157. 
Pinto, Mario Coelho — 153. 
Pinto, Miguel Candido de Medeiros — 88. 
Pires, Francisco Jose Fernandes -— 153, 159. 
Pires, Aurea — 376. 
Pires, Dagoberto Fernandes — 413. 
Pires, padre Helidoro — 223, 397. 
Pitanga, Antonio — 113, 167. 
Pompeia, Raul (d'Avila) — 119, 380. 
Pompeu, Joao B. — 129. 
Pontes, Gercino Malagueta de — 412. 
Pontes, Antonio Fiuza de — 129, 210, 376. 
Portela, Felix Fernandes — 107. 
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Porte la , Joaqu im Fires Machado — 86. 
Por te la , Manuel do Nascimento Machado — 113, 170, 191. 242, 251 . • 
Por to , Campos — 304. 
Por to , (Jose Antonio da) Costa — 408, 414. 
Queiroz, Ega de — 127, 255. 
Queiroz, conego Eustaquio de — 407, 408 , - ., 
Queiroz, Joao Pessoa de — 149. , , . • . 
Queiroz. Jose Clar indo de — 198. ->? ' 
Queiroz, Maria Amelia de — 301. 
Queiroz, Venceslau de — 119, 281, 297, 379. 
Quintas , Amaro Scares — 79. 
Quinteiro, Euclides Bernardo — 295, 356. 
Quintil ino, M. — 167. 
Rabelo, Silvio (de Li ra) — 229, 232, 233, 403. 
Ractclif, Joao Gui lhe rme — 73. 
Ramos, Canute — 272. 
Ramos, Estevao — 227. 
Ramos, Fred — 379. 
Ramos, Jose Ildefonso de Sousa — 72. 
Ramos, Jose Xavier Faust ino — 25. 
Ramos, Jose da Silva — 362. 
Rangel, Dinamerico Augusto do Rego — 220. 
Rangel, Dinamerico S. — 222. 
Rangel, Domicio (do Rego) — 134, 210, 214, 381. 
Rangel Sobrinho, Jose Francisco do Rego — 114, 272, 273, 274, 312, 314. 
Rangel, Ulisses — 275. 
Raposo, Edgar Galvao — 400. 
Raul, o car icatur is ta — 230. 
Raulica, padre Ventura de — 83, 85, 86. 
Rebelo Junior , Carlos — 249. 
Regis, Edson — 410. 
Rego, Castro — 193. 
Rego, Domingos de Sousa Leao de Barros — 331, 346. 
Rego, Jac in to Pere i ra do — 174. 
Rego, Joao de Deus do — 122, 192, 280, 290, 295, 299. 
Rego, Joaqu im Pedro Bar re to de Melo — 242, 246, 247. 
Rego, Jose Lins do — 148. 
Rego Junior . (Jose Maria da) Costa — 149, 221. 
Rego Junior , (Manuel Cesar de) Morals — 411. 
Rego, Luis (iezario do — 87. 
Reis, Antonio Simoes dos — 210. 
Reis, Beroaldo Scares dos — 56, 57, 59. 
Reis, Caspar A . dos — 272. 
Reis, Joaqu im Francisco de Sousa — 264. 
Reis, Luis dos — 248. 
Reis, Nestor Moreira — 399. 
Rey, Ped ro dos — 355. 
Ribas, Anselmo — 134. 
Ribas, Mozart — 417. 
Ribeiro, (Antonio das) Chagas — 148, 158. 
Ribei ro) , Antonio Inacio (de Barros — 229. 
Ribeiro, (Antonio Jose da) Costa — 89, 163, 174. 
Ribei ro) , Augusto Aristeu (de Sousa — 193, 203, 230, 320, 333, 349, 360. 
Ribeiro, Candido Acaua — 134. 
Ribeiro, Euniciano — 198, 214. 
Ribeiro Filho, Costa — 127. 
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Ribeiro, Franc isco Anton io — 49, 73, 80, 90. -^ ^ . i^ 
Ribeiro, Hami l ton — 157, 230. _• ^ • - ' ^ ^ : ] ' - ST-̂  
Ribeiro, Iveta — 153. . - .- . ^ ; v^ 
Ribeiro, Joao P r a x e d e s — 140, 153, 309. ' * , ' ^ 
Ribeiro, J o a q u i m da Costa — 318, 339. ~ . ' .• 
Ribeiro, Manue l — 148, 149, 157, 159. ' ,"• 7 ' 
R ibe i ro ) , Odilon Nes tor (de Bar ros — 122, 214, 232, 395. ' ' ' 7 ' • 
Ribeiro, Sousa — 97. .. '. '"'. ' ^ 
Ricardo, P a u l o — 410. ' " ' . " ' -
Rino J u n i o r — 293. ' V^ • 
Rios, Airon — 409. ^ . . . -.-
Rios, Carlos (Lu tga rdes da Si lva) — 399. 
Rocha, E r a s m o •— 227. . " 
Rocha, Franc isca Izidora Gongalves da — 167, 182, 216. 
Rocha, Franc isco de Assis Pe re i r a da — 170. . • 
Rocha, J . Dias da — 112. 
Rocha, L e d u a r de Assis — 27, 32, 33, 34, 40. 42, 150, 230. 400, 4lO: / 
Rocha, Luis — 413. . ,"• 
Rocha, Malaqu ias Gongalves da — 169, 372. .. ' ;.".•; 
Rocha, Oscar B r s n d a o da — 218. 
Rodgers , J a m e s , Heide — 172. '.'•''' "." . . 
Rodr igues , A . M a r q u e s — 66. . . . . . ...... 
Rodr igues , Amel ia — 400. ' .' ; " " ' . . ' 
Rodr igues , Augus to — 149. ' """'". 
Rodr igues Fi lho, Augus to — 409. • • • - . . . - -' 
Rodr igues , Mario (Lei te) — 134, 137, 138, 140. - ••'•••' 
Rodrigues , Vir ia to — 412. . - . -
Rolin, Zal ina — 126, 295, 304, 366, 379. V • • "' • •" ' 
Roma, J o a o Inacio Ribei ro — 35. . . . . . . 
Roma, Luis Inacio Ribeiro — 32, 34, 40, 44. . . . . • 
Roma, Umbe l ina — 40, 46, 49, 65, 74. ^ ' 
Romero (Si lvio Vasconcelos da Si lvei ra Ramos) Silvio — 104, 113. 

127, 166, 184, 255, 385, 395. 
Roosevelt , E leanor — 414. - . . . . . . . . 
R o s a ) , Franc isco Otav iano (de Almeida — 112, 172. ' -
Rosa, Luis — 290, 368, 376. 
Rosas, Tito (Passos de Almeida ) — 418. • . : . . . . , . - . 
Ruiz, Nicolas Gonzalez — 374. . • . , . . ] . . • • 
Sa, A r t u r de — 232. • . . , , , . .-,- .• 
Sa, Augus to de — 119. . ..\ ^..' 
Saboia , Cl imer io — 238. - • • : . - .̂; .r 
Sac ramen to , Elpidio — 153. - - • ' •< . .•. .••" 
Sac ramen to , Manue l do — 312. • - . ' . .-.A.-. 
Sa, Es tevao de — 191, 198. ' . . . . ; • V 
Sa, F r a n c o de — 92. . . . . : ; . . . . ._.„: 
Sa, J o a o Bat i s ta de — 12, 19, 32, 34, 35, 51 . ' • . 1 ' . ' --••• l i ' ^ 
Sa, Jo se (Bezer ra Cavalcant i ) de — 151, 222. 399. "..••' • : . ; -
Sa, Lafa ie te d e — 130. -^ : .. 
Sa ldanha , Horacio — 222, 227. r, . . - •..-. . . . -.:.-:' 
Sa ldanha , Jose — 222. ,-. ;. :.,.. .. »;..: .,-.••; 
Sa ldanha , Jose da Na t iv idade — 58. - , ' . •: .• - ••..:.... t 
Sa ldanha , Manue l T . de Arau jo — 274, 285, 318. .-•. • .{••.".. .i .•• ..• 
Sa, Leonidas e — 122, 126, 282. - . . . : i ' . ; ' .̂ v,̂  .• 
Sales , Anton io de — 130, 157, 331, 376. ': - . . . . • ,-. ./; . 
Sales , Apolonio de — 232. r ' . .. 
Sales . Cosme de — 383. • •.. . , : . 
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Sales, Francisco de Paula — 163. 
Sales, Joao Batista de Albuquerque — 306. 
Sales, Jose Roberto da Cunha — 97, 110. 
Sales, (Manuel Ferraz de) Campos — 368. 
Sales, Paula — 182. 
Salgado, Belmiro— 103. 
Samico, Eugenio — 372. 
Sampaio, Aide Feijo — 405. 
Sampaio, Bittencourt — 112. 
Sampaio, Joao Caminha — 407. 
Sampaio, Maviael do Prado — 142, 146, 147, 233, 282. 
Sampaio, Romao — 410. 
Sampaio, Ulisses — 397. 
Sand, George — 170. 
Sandeau, Jules -— 257. 
Santiago, Jaime de — 157. 
Santos, Adolfo (Generino Rodrigues dos) — 112, 134, 211, ?16, 248, 419 
Santos, Armando — 408. 
Santos), Arminio (Coriolano) Tavares (dos — 182. 

290, 301, 306, 307. 
Santos, dr. Castro —• 97. 
Santos, Ernesto de Paula — 131, 209, 214, 220, 351. 
Santos, Fernando Pio dos — 404. 
Santos, Jaime (Pacheco da Silva) — 45, 234. 
Santos Junior, Miguel Domingues dos — 137. 
Santos, Leopoldo Luis dos — 157. 
Santos, Manuel Tomaz dos — 27. 
Santos, Marcelino dos — 312. 
Santos, S. F . dos — 299. 
Santos, Soares dos — 363. 
Saraiva, conselheiro Jose Antonio — 245, 258, 259, 260. 
Sarinho, Paulo Travassos — 411. 
Sarmento, Jose Joaquim de Morals — 163, 169. 
Sarmento, Ulisses — 366. 
Sa, Stenio de — 153. 
Sa, Teixeira de — 360, 361, 362. 
Seabra, Geraldo — 406, 414. 
Seabra, J . (Jose) J . (Joaquim) — 112, 193. 
Seabra, brigadeiro Antonio Correia — 52. 
Seixas, Misael — 211. 
Seixas, Tomaz — 408. 
Sena, Joaquim — 158. 
Serpa, Joaquim Jeronimo — 27. 
Serrano, Jonatas — 221. 
Serrano, Placido — 285. 
Sete, Mario (Rodrigues) — 159, 229, 235, 394, 395, 397, 398, 401, 404, 

409, 410. 
Sete, Francisco Rodrigues — 34. 
SeVe, Franklin (de Magalhaes) — 142, 146, 147. 
Sienkiewicz, Henryck — 299. 
Silva, Abel — 387. 
Silva, Abilio Jose Tavares da — 165. 
Silva, Agostinho A. dos Santos — 411. 
Silva, Agripino da — 223, 230. 
Silva, Antonio Carlos Ferreira da — 190, 418. 
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Silva, Antonio Ciriaco dos Santos — 158. 
Silva, Antonio Galdino A. da — 147. 
Silva, Antonio Ribeiro da Costa e — 246. 
Silva, Antonio Valentim da — 392. 
Silva, Ar tu r Machado Frei re Perei ra da — 287. 
S i lva) , Ar tur Orlando (da — 12, 118, 131, 198, 203, 205, 207, 208, 213, 

217, 268, 269, 339, 372, 380, 396, 418. 
Silva, (Augusto) Lins e — 141. 
Silva, Avelino Jose Fernandes da — 126. 
Silva, B . da — 96. 
S i lva) , Candido Marinho (da — 232. 
Silva, Cicero Odon Peregr ino da — 171. 
Silva, conselheiro Teodoro Machado Freire Pereira da — 189, 261. 
Silva, da Costa e — 219, 406. 
Silva, desembargador Jose Antonio Correia da — 121, 130, 194, 196, 

283, 284, 317, 324. 
Silva) Filho, Ovidio (Ferre i ra da — 255, 266, 351. 
Silva, (Francisco de Assis) Rosa e — 134, 140, 209, 210, 211, 213, 216, 

217, 220, 246, 252, 297, 299, 365, 366, 368, 382, 384, 385, 391, 419. 
Silva, Honorio — 265, 301. 
Silva, Isidro Francisco de Paula Mesquita e — 36, 52. 
Silva, Ismael — 295. 
Silva Ja rd im, (Antonio da) — 304, 305. 
Silva, Joao Candido Gomes da — 167. 
Silva, Joaquim Leopoldo da — 269. 
Silva, J . F . de Azevedo e — 110. 
Silva, Jose Borges da — 153. 
Silva, (Jose Cavalcanti) Ribeiro da — 122, 126, 252, 255. 266, 272, 282, 

290, 295, 312, 318, 350, 351, 352, 420. 
Silva, Jose de Castro e — 282, 301. 
Silva, Jose de Morais e — 161. 
Silva, Jose Marcelino da — 369. 
S i lva) , Jose Moreira Alves (da — 246, 252. 
S i lva) , Josue Leite (da — 230. 
Silva, L . C. — 395. 
Silva, Luis de Franga e — 300. 
Silva, Manuel Barbosa da — 27. 
Silva, Manuel Cicero Peregr ino da — 182. 
Silva, Manuel do Nascimento Castro e — 254. 
Silva, Mario — 351. 
Silva, Mateus e — 142. 
Silva, monsenhor Augusto Frankl in Moreira da — 321, 324. 325, 326. 

327, 328. 
Silva, Nelson de Castro e — 414. 
Silva, Neri da — 206. 
Silva, Odilon — 136. 
S i lva ) , Osvaldo Machado (Freire Perei ra da — 130, 131. 132, 133, 136, 

137, 138, 141, 142, 143, 144, 145. 146, 152, 155. 158, 15°, 216, 282, 
289, 293, 295, 359, 360. 

Silva, Paulo Andre Dias da — 157. 
Silva, Severino B . da — 34S.. 
Silveira, Alberto Por to (Rodrigues) da — 141. 
Silveira, Alfredo Porto da — 143. 
Silveira, Democrito Ramos da — 400. 
Silveira, Joel — 412. 
Silveira, Paulo A . da — 354, 365, 367. 
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Silveira, Pedro Ivo Veloso da — 46, 73. 
Silvestre, Armando — 126. . -
Simoes, Adolfo (Perei ra) — 218. 
Simoes, (Antonio) Pereira — 268, 377, 379. 
Simoes, Lucila — 381. 
Simoes, (Luis) Demetr io (Dias) — 188, 198, 205, 206, 207, 259. 
Simoes, Paulo Perei ra — 136. 
Sininbu, Joao Lins Vieira Cansancao de (visconde d e . . . ) — 185, 244, 

245, 257. 
Siqueira, Jose Antonio de — 137. 
Siqueira, Nobrega de — 157, 158. 
Soares, Antonio Minervino de Moura — 332. 
Scares Filho, Antonio Minervino de Moura — 333. 
Soares, J . 412, 416. 
Soares, J . E . — 161. 
Soares, Orris (Eugenio) — 388. - -
Soares, Pedro — 397, 399. ' 
Sodre, Lauro — 296, 388, 389. 
Soido, Francisco — 130. 
Soriano, A. — 157. 
Sousa, Adolfo Luis de — 121, 190, 191. 
Sousa) , Afonso Olindense (Ribeiro de — 113, 236, 246, 261, 278, 282 
Sousa, Agostinho Bezerra Cavalcanti e — 172. 
Sousa, Alves de — 381. 
Sousa, Apio de — 153. 
Sousa, Braz Florentine Henriques de — 12, 79, 96. 
Sousa, Celso Florent ine Henriques de — 363, 367. 
Sousa, Cruz e — 342,362. 
Sousa, d. Joao de — 238. 
Sousa, Eloi (Caslriciano) de — 157. 
Sousa) , Esmaragdo de Freitas (e — 140. 
Sousa, Eusebio de — 141. 
Sousa, Fernando Tasso de — 409. 
Sousa Filho, Jose Neri Alves de — 143. . 
Sousa, Francisco Nogueira de — 330, 340, 342. 
Sousa, Francisco Pereira de — 148. 
Sousa, Hersilio (Lupercio) de — 122, 127, 153, 371, 372, 374, 377, 379 
Sousa, Joao Fernandes de — 46. 
Sousa, Joao Silveira de — 101, 169. 
Sousa, Jose Irineu de — 143. 
Sousa, Jose Neri Alves de — 137. 
Sousa, Jose Soriano de — 12, 307, 309. 
Sousa, (Jose) Sotero de — 404, 414. 
Sousa, Paulo de — 227. .- : ^ .: r, 
Sousa, Paul ino Jose de — 308. 
Sousa, Regueira de — 209. ' 
Sousa, Stanislau de — 158. • . ; • • - . • • • 
Sousa, Tarquinib de — 252. 
Sousa) , tenente Jose da Penha (Alves de — 388, 389, 395 
Souto, Ja ime — 413. 
Sterlin, Joseph — 222. . . . 
Stone, Edmundo — 107. : • _ 
Sucupira, Luis — 157. •" ' . 
Tabor, Manuel — 420. 
Taborda, Afonso (Augusto de Brito) — 395. 
Targino Filho — 298. • • . ' . . ; 
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Tarso, Paulo de — 222. 
Taunay, Alfredo d'Escragnole — 243. 
Taurino, padre Jonas — 219. 
Tavares, Bibi — 398. 
Tavares, Geraldo — 415. 
Tavares, Jeronimo Vilela de Castro — 12, 36, 41, 43, 45, 70, 71, 79, 84. 

85, 88. 
Tavares, Joaquim Vilela de Castro — 12, 18. 
Tavares, monsenhor Francisco Muniz — 77. 
Tavares, Nilo — 158. 
Tavares, Noemia — 393. 
Tavares, Umberto — 143. 
Tavora, Antonio — 264. 
Tavora, (Joao) Frankl in (da Silveira) — 12, 106, 111, 165, 169, 262, 276. 
Teixeira, Guedes — 215. 
Teixeira, Joao Francisco — 87, 91. 
Teixeira, Manuel de Sousa — 37, 53. 
Teixeira, Pantaleao — 175. 
Teixeira, Mvicio — 248, 300, 379. 
Teixeira, Orlando — 376. 
Teixeira, Sigismundo — 282. 
Tejo, Vigario — 322. 
Teles, Benevenuto — 392. 
Tenorio, Manuel — 157. 
Terra (conselheiro Nuno de Andrade) , Felicio — 135. 
Terrail , visconde Ponson du — 103, 298. 
Tigre, (Manuel) Bastos (D. Xiquot / ) — 385, 387, 389, 390, 395. 
Tondela Junior, (Francisco) — 148, 221, 222. 
Torreao, Danilo Lobo — 232, 234. 
Torres, Francisco Gongalves — 113, 248. 
Torres, Joao — 227. 
Torres, Monteiro — 150. 
Tosta, Manuel Vieira — 42. 
Tourinho, Angelo — 281. 
Tupinamba, H . — 417. 
Uchoa, Ida Souto — 157. 
Uchoa, Rildo — 414, 416. 
Vale, Cunha — 195. 
Valenga, Antonio — 298. 
Valente, Romualdo — 153. 
Valois, Eduardo de — 398. 
Vanderlei, Amaro — 151. 
Vanderlei, Eustorgio — 148, 150, 151, 153, 155, 215, 396, 397. 
Vanderlei, Joao — 381. 
Vanderlei (barao de Cotegipe), Joao Mauricio — 187, 188, 191, 245, 251. 
Vanderlei, Maria Jose — 147. 
Vanderlei, Rita — 419. 
Vanderlei, (Manuel) Segundo — 297. 
Vanderlei, Valdevino — 278. . . . . .. . 
Vanderlei, Vicente Ferrer de Barros — 387. 
Varejao, Lucilo — 148. .' ' 
Varela, Alfredo — 3 8 7 . 
Varela, Fagundes — 97, 110, 238. 
Varela, Tibiircio — 110. • 
Vargas, Getiilio Dornelas — 153, 407. ' ; 
Vargas, Joao — 395. '̂ ' ' 
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Varzea, Virgilio — 207, 331, 420. 
Vasconcelos, Abdisio de — 279, 282. 
Vasconcelos, Albino Gon^alves Meira de — 121, 123, 126, 180, 194, 207, 

213, 288. 
Vasconcelos, Antonio Joaquim de — 102. 
Vasconcelos, Antonio Pepes Barreto de — 255. 
Vasconoelos, Antonio Vitriivio Pinto Bandeira e Acioli — 96. 
Vasconcelos, Bernardino de — 110. 
Vasconlelos, Ernesto de — 281, 349. 
Vasconcelos, Everardo Fonseca de — 398, 414, 415. 
Vasconcelos, F . Moreira de — 112, 209. 
Vasconcelos (Francino Cismontano), Francisco do Brasil Pinto Ban

deira e Acioli — 185, 238. 
Vasconcelos, Inacio de Barros Acioli de — 185. 
Vasconcelos, Jose de — 12, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 112, 115, 117, 127, 

143, 203, 204, 347, 348. 
Vasconcelos, Jose Leandro de Godoi — 136, 163. 
Vasconcelos, Jose Vicente Meira de — 125, 196. 319. 395. 
Vasconcelos), Natalicio Camboim (de M. — 320. 
Vasconcelos, Sanelva (Ramos) de — 59, 157, 158. 
Vasconcelos, Zacarias de Gois e -— 185. 
Vauthier, Alfredo — 130, 136, 137, 399. 
Vauthier, Ar tur — 281. 
Vaz, Joaquim Batista da Silva — 265. 
Vaz, Taumaturgo — 124. 
Veiga, Evaristo (Ferreira) da — 384. 
Veiga Junior — 147. 
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