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ALGUMAS OPINIOES S6-
BRE O 2" VOLUME DA 
"HIST6RIA DA IMPREN-
SA DE PERNAMBUCO" 

"Monumento de tenacida-
de, dedicagao, iiiteligencia. 
Obra de abelha" — Luiz da 
Camara Cascudo. 

". . .apresenta tanta infor-
magao litil, que o livro de 
seu antecessor (Alfredo de 
Carvalho) chega a parecer 
uma especie de catalogo" — 
Barbosa Lima Sobrinho. 

"6 uma fonte de consul-
tas para os estudiosos de 
amanha que queiram tomar 
conhecimento da evolugao 
jornalistica na terra de Joa-
quim Nabuco e Jose Maria
no" — Lopes da Silva. 

" . . . ob ra monumental e 
espantosa" — Nelson Sal-
danha. 

" . . . u m a "Historia da Im-
prensa de Pernambuco" que 
acaba sendo um reflexo da 
propria historia de Pernam
buco" — Luiz Delgado. 

"O trabalho que Nasci-
mento vem realizando e 
realmente gigantesco. Custa 
a crer que e feito por um 
so homem" — Valdemar 
Valente. 

"Luiz do Nascimento ofe-
rece preciosa ajuda aos his-
toriadores da vida pernam-
bucana deste e do seculo 
passado, pela indicagao que 
a eles facilita das fontes em 
que podem se abeberar para 
esclarecer o que em histo
ria e obliquo ou equivoco" 
— P. (Paulo do Couto 
Malta). 

" . . . s em alardes nem es-
paventos, traz a rultura bra-
sileira uma contribuigao in-
comparavel na sua especia-
lidade" — Orlando Parahym 

"No genero, e a obra mais 
seria, mais importante e 
rnais bem documentada que 
ja se escreveu ate hoje no 
Brasil" — Alberto Romero. 

" . . . a maior obra sulame-
ricana em torno de jornais" 
— Nelson Barbalho. 



' t i e revive, melhor Qo 
que ninguom, as [iguras ex-
cepcionais do jornalismo li
beral c polmico, represen
tative do espirilo e da pud-
nacidade da cpoca, sem Ihcs 
descaracterizar a personoii-
dade, ncm Ihes imprlmir cs-
tranhos coloridos para en-
quadra-los na gloria das go; 
lerias hisloricas" - losf 
deSa. 

"...csla hoje na vanguar-
da dos historiadores da im-
prensa. nao so de Pernom-
buco, mas de qualquer ou
tre Estado, Sua producao 
htfnra mais ao pais do que a 
fie proprio" — Fernando 
Sctismnndo. 

" ..critcrio de pesquisa-
dor, que o silua, rigorosa-
menle, na galena dos mais 
honeslos e probos historia
dores brasileiros" - Paulo 
Cavalcuti 

"A Historifl da Imprensa 
de Pernambuco". de Nasci-
menlo, acaba parecendo 
quase urn romance. Porquy 
(• empolgante, Uz esquecer 
0 reslo da vida dar-se o lei-
tor a tarefa de acompanhar 
a film herbica desic csfor̂ o 
sacrificado que e sustentar 
urn jornal, die a dia, mfc 
a mes, ano a ano, sem um 
deseanso, sem um hiato..." 
- CosU Porto. 

"Nascimenlo e o maior 
hisloriador da nossa Im
prensa, cm todos OS tempos" 
- Nllo Perelra. 

",.,a "Historia da Im
prensa de Pernambuco" me-
reee estar ao alcanre de lo-
dos, como um repoMlunc iv 
exemplos, conscicnte e ho-
nestamente recolhidos, ea-
paz de oricntar-nos na nos
sa atua^ao piiblica" ~ Luii 
Bellrao. 

"0 irabalho de Luii do 
Nascimento aiimenla o pres-
tigio da imprensa brasilei-
ra" — Edmundo L)̂ s. 

"Pena c que nao se fâ a, 
em relagiio ao Rio de Janei
ro e mcsmo a lodo o Brasit, 
obra igual a essa "Historia 
da Imprensa de Pernambu
co", de Lui: do Nascimento" 
- Otavlo MalU, 

%m''^'^) LUIZ DO NASCIMENTO 

''<M 

I 

DA 
IMPRENSA 

DE 
ERNAMBU 

UNIVERSIDADE FEDERAL OE PERNAMBUCO 

IMPRENSA UNIVERSITARIA - RECIFE - 1967 

ALCUMAS OPIWOES SO-
BRE 0 !•> VOLUME DA 
"UIST6RIA DA IMPREN
SA DE PERNAMBUCO" 

"Monumento de tenacida-
de, dedica^ao, inteligencia. 
Obra de abeiha" - Lull di 
Camara Cascudo. 

"...apresenta tanta Intor-
ma^ao iJlil, que o livro de 
seu antecessor (Al/redo de 
Carvaiho) chega a parceer 
uma especie de catalogo" — 
Barbosa Lima Sobrlnho. 

"t uma fonte de consul-
las para os esludiosos de 
amanhii que qiieiram tomar 
conhecimento da cvolu(ao 
jornalistica na terra de Joa-
quim Nabuco e Jose Maria
no" - Lopes da Sllva. 

"...obra monumental e 
cspantosa" — Nelson Sal-
danha. 

" ..uma "Historia da Im
prensa de Pernambuco" que 
acaba sendo um reflexo da 
propria historia de Pernam
buco" - Lull Delirado. 

"0 trabalho que Nasci
mento vem realizando 6 
realmenle giganlesco. Cuslfl 
a crer que i- feilo por um 
so homem" - Valdemar 
Valente. 

"Im do Nascimento of^ 
rece preciosa ajuda aos his-
lonadores da vida pemam-
bucana di-ste o do skulo 
passado, pela indica^ao que 
a eles Facilila das fonles em 
que podem so abeberar para 
esclarecer o que em histo
ria e obliquo ou equlvoco" 
- P. (Paulo do Coulo 
MalU). 

"...sem alardes nom es-
pavenlos. traz a rullura bra-
sileira uma conlribui^ao in-
compariivel na sua especia-
iidade" - Orlando Parahym 

"No genero, k a obra mais 
seria, mais imporlanle c 
mais bem documentada que 
ja se escreveu ate hoje no 
Brasil" - Alberto Romero. 

"...a maior obra sulame-
ricana em lorno de jomais" 
— Nelson Barbalho 
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Esta ai outro volume da "Historia da Imprensa de Per-
nambuco". Sao mais 68 diarios do Recife, os quais vieram 
a lume no espaco compreendido entre 1901 e 1954, ano li-
mite do levantamento a que me dediquei. 

Creio haver recolhido, nas diversas bibliotecas visitadas, 
0 suficiente para contar a vida e os feitos desses herois do 
''quarto poder", em prosseguimento ao volume anterior, 
para o que nao me faltou coragem nem paciencia. 

Nao foi preciso fazer literatura. Tudo saiu conforme a 
pesquisa fria, cuidadosa, objetiva, sem o intuito de agradar 
DU desagradar a vivos ou mortos. 

Consignados ficam, simplesmente, sobre cada jornal, os 
passos de sua existencia, seus altos e baixos, sua maior ou 
menor importancia no conceito da imprensa, deles desta-
cando, inclusive, nomes, fatos e acontecimentos da historia 
geral do Estado. 

Dos diarios constantes deste volume, os oito primeiros 
— de 1901 a 1906 — foram mencionados, em poucas linhas, 
por Alfredo de Carvalho, nos "Anais da Imprensa Periodica 
Pernambucana — 1821-1908", e 28 dos primeiros 31 o foram, 
de modo ainda mais sucinto, por Sebastiao de Vasconcelos 
Galvao, no "Dicionario Geografico, Historico e Estatistico 
de Pernambuco", Vol. Q e R, publicado em 1921. 

Estudei-os, no entanto, a todos — do 1.° ao 68.° — mi-
nuciosamente, quase pagina por pagina, para que o leitor 
do futuro tenha uma ideia mais precisa do conjunto de 6r-
gaos do jornalismo pernambucano. As falhas porventura 
existentes nada mais sao do que frutos da humana contin-
gencia. 

Outros volumes hao de vir. Conterao a historia da imen-
sidade de periodicos do Recife, obedecendo ao estilo ini-
cial. E chegara a vez das publicagoes do interior do Estado. 

L. do N. 

Rua Guedes Pereira, 80 
Apt. 12 — Recife (Pernambuco) 





DIARIOS DO RECIFE 

1901/1954 





1901 

A CAPITAL — Diario vespertine, independente, surgiu 
no dia 6 de julho de 1901, formato grande, com quatro pa-
glnas a seis colunas de composigao. Propriedade "de uma 
Associagao"; redatores — Manuel Duarte, Caitano de Al
meida Andrade, Eugenio de Sa Pereira e Maturino Monĉ .ar 
Cavalcanti de Albuquerque; gerente — Joaquim Jose Luis 
de Sousa. Confecgao da Imprensa Industrial, de Neri da 
Fonseca & Cia., situada a rua do Bom Jesus ns. 34 e 36. 
Assinatura semestral — 7$000; trimestral — 4$000. Niimero 
avulso — $100. 

Prometia, no artigo de apresentagao, ser "moderno, in
dependente, criterioso e popular", fazendo jornalismo ex-
purgado de contacto com os desmandos "de uma democra-
cia mascarada e ridicula, que vai passando no coche de ouro 
do poder, indiferente aos protestos do povo". Nao defenderia 
programas de fagoes politicas, nem sacrificaria a honra 
alheia "no pelourinho das colunas pagas". Mais adiante, de-
clarou: "A Capital quer e defende a Republica, nao como ela 
6 entre nos, mas como deve ser..." 

Noutra nota, lia-se: "A Capital sera o diario mais bem 
feito de Pernambuco". 

Realmente, o primeiro niimero apresentou magnifico as-
pecto, materia bastante variada e bem distribuida, incluindo 
diferentes comentarios, vasto noticiario, folhetim, segoes le-
ves, soneto de Henrique Soldo, reportagem assinada por In' 
telectual e intitulada "O Recife a noite", e "Sabatina", de 
Andrade Neto. Anuncios nas duas ultimas paginas. 

Nada obstante tao promissora expectativa, o bem feito 
diario teve vida das mais efemeras. Circularam mais duas 
edigoes tao somente, a ultima das quais datada de 9 de julho, 
(1), precisamente quando comegou a divulgar servigo tele-

(1) Na sua edicao de 13 de julho de 1901, o 6rgao satirico-humo-
ristico A Pimenta dedicou a primeira p^gina ao desaparecimento d'A 
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grafico especial, ao mesmo tempo que anunciava, para o dia 
see:uinte, um "premio aos seus leitores e assinantes" (Bib. 
Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (2). 

CORREIO MERCANTIL (1) — Diario da Tarde — 
Entrou em circulagao no dia 8 de julho de 1901, impresso na 
oficina grafica do Jornal do Recife. Formato grande, dispu-
nha de 7 colunas de composigao. Proprietario — Francisco 
Alexandrino de Albuquerque Melo. Redacao e escritorio a 
rua do Imperador n.<̂  33. Assinatura semestral — 10$000; 
para o interior — 12$000. Prego do exemplar — 100 reis. 

Escreveu o editorialista, no artigo de abertura, entre 
outras sugestivas consideragoes: "Sim; e precise que o povo 
se familiarize com a imprensa; se acostume a enxergar no 
jornal um amigo; mas 6 preciso, tambem, que esse jornal 
nao seja um institute de convencionalismo nem uma escola 
de covardias; e preciso que esse jornal nao seja tampouco 
um imitador de romances realistas, narrando, friamente, 
com despretensao, um fato muitas vezes hediondo, sem um 
gesto de protesto, sem uma palavra de ensinamento; e pre
ciso que esse jornal, amigo do povo, se encarregue de sua 
causa como um defensor legitime e sincere e nao desga a 
esmerilhar, com ares caricaturistas, a vida domestica da 
politica e da sociedade. Colocado, pois, nesta atitude de se-
riedade e justiga, todo jornal e apto para conquistar a sim-
patia e a confianga do publico". 

O editorial propriamente de apresentagao trouxe o titu-
lo "Porque aparecemos", dizendo a certa altura: "Compe-
netrados de que a briosa e respeitavel classe comercial deste 
Estado e um dos mais fortes, senao o mais forte elemento a 
encaminhar o progresso de Pernambuco; conscientes de que, 
para defesa dessa grande e poderosa coletividade, existe 

Capital, encimada por uma cruz, com extensa notfcia, assim iniciada: "Fi-
nou-sG nn quarta-fe ra, 10 do corrente, este orgao vespertino, que viu a 
luz da publicidade somente tres niimeros". Ap6s narrar o acompanha-
mento r)o "f'^retro" ao cemiterio e transcrever o "discurso funebre" de 
Agodtinho Bezerra, concluiu: "Uma pa de terra sobre a finada". 

(2) S6 existe comprovante, na Biblioteca Publica do Estado, do pri-
meiro numero. As r^uas ed coes seguintes, tambem unicas, sao encontra-
das no Arquivo Publico Estadual. 

(1) No Almarach de Pernambuco para 1907, Julio Pires Ferreira re-
gistou, em sua "Cronica de Pernambuco" (correspondente ao ano de 
1901) o aparec'mento do Correio da Manha; mas o jornal que apareceu 
mesmo loi o Correio Mercantil. 
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atualmente absoluta falta de um orgao que, a despeito de 
qualquer princlplo de convencionalismo, possa defende-la 
em qualquer emergencia e sob qualquer ponto de vista; ab
soluta falta de um orgao, repetimos, que, com a verdade 
em punho, desga os departamentos de nossa vida social, es-
merilhando todos os detalhes, todas as minudencias que a 
defesa do comercio convier; e convictos tambem do apoio 
benefico que nos sera dispensado por essa ilustre comunhao 
de homens que tem por lema — a dignidade e o trabalho, 
fundamos o Correio Mercantil". 

Logo foi iniciada, sob o titulo "Correspondencia", uma 
segao destinada a responder perguntas sobre qualquer as-
sunto, quaisquer duvidas dos leitores. 

Redator principal, Celso Vieira apareceu com o primeiro 
artigo assinado (2), e Fulano de Tal iniciou a cronica "Apon-
tamentos", para comentar, diariamente, assuntos palpitan-
tes. Eram outros redatores: Teotonio Frelre, Ernesto de 
Paula Santos e Laurino de Albuquerque. 

Seguiu o Correio vida normal, divulgando servigo tele-
grafico na abertura da primeira pagina; substanciosos edi
torials; a segao "A volta do mundo"; "Notas artisticas"; co-
pioso noticiario miudo; "Parte Comercial" bem desenvolvi-
da; "Indicador", e duas paginas — a terceira e a quarta — 
de anuncios. O classico folhetim, em rodape da primeira pa
gina, comegou com o romance "O Rio do Quarto", de Joa-
quim Manuel de Macedo. 

Mais dois dias, vieram as "Bandarilhas", por Teotonio 
Freire, que escreveu, em princlpio: " . . . t a re fa suave e doce, 
na qual procurarei fazer uma ligeira e amiga filosofia, oti-
mista e garrula, rindo, ou melhor, sorrindo, facetamente, dos 
homens e dos fatos — os homens da minha terra e os fatos 
do meu tempo". 

Depois de uma coluna inteira de divagagoes, concluiu o 
cronista: " . . .arremego, delicadamente, essas bandarilhas, 
flamantes de multicores fitas — a vermelha da satira, a azul 
da ironia, e a nevirosada do humorismo — a epiderme da 
sociedade da minha terra e dos homens do meu tempo". 

Tao bem redigido e tao bem orientado, durou pouco, to-
davia, a primeira fase do Correio Mercantil, que, ja no dia 
23, em seu n.° 11, mostrava outro aspecto: impresso em tipo-

(2) Aceitando o convite para integrar o corpo redacional do Correio 
Mercantil, Celso Vieira aconselhou ao diretor: " . . . so nao abrigue a to-
lice, quer venha sacudindo as asas da estrofe, quer venha coleando 
atraves da prosa". 
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grafia diferente (da Livraria Francesa), o formato diminuido 
de alguns centimetros, a cinco colunas de 16 ciceros; tipa-
gem diferente, mais viva, e bastante reclamo comercial. 

fi que, suspenso cinco dias antes (3), passara a proprie-
dade do economista Ventura Correia, transferindo-se, igual-
mente, a redagao para a rua do Imperador n.° 75. Entrou 
como redator Argemiro Aroxa, logo assinando comentarios 
com o pseudonimo Lucas. 

Alterada, completamente, a parte intelectual, apareceram 
novas segoes: "Telhas de vidro", por Argos; "Na estacada", 
a cargo de Teberi§a, destinada a ir ao encontro das queixas 
do publico; "Para rir"; "Literatura", inserindo poesias de 
Campos Porto, Jonas da Silva e Luis Guimaraes, e "Tratos a 
bola", alem de regular noticiario. 

Seis dias decorridos da mudanga administrativa, 
comcQOu o Correio Mercantil, no dia 29, ainda de julho, a en-
cher a primeira pagina de aniincios, igualmente a quarta, e 
mais de metade da terceira, reduzindo a materia a pouco mais 
que a segunda. Na mesma data era noticiado o afastamento 
de Ceiso Vieira do corpo redacional, por ter de viajar rumo 
ao Para (4) . Logo mais, a 12 (5) de agosto, n.^ 30, encerra-
va-se a existencia do vespertine, ficando apenas no terceiro 
rodape a publicagao do romance "A familia Polianeckvi", de 
Henrique Sienkiewicz (Bib. Pub. E s t . ) . 

1902 

FOLHA DO POVO — Vespertino politico, pertencente 
ao Clube Popular do Recife, comegou a circular a 12 de 
agosto de 1902, obedecendo ao formato de 52 x 36, cinco co-

(3) Julgando haver desaparecido, definitivamente, o congenere, assim 
concluiu o Diario de Pernambuco sua cronica "Os sete dias", de 21-7-1901: 
"O derradeiro sucesso da semana foi o trespasse do Correio Mercantil. 
Pobre pequeno! Tambem ele nao resistiu aos vendavais da imprensa per-
nambucana" . 

(4) Longo comentario dedicou a redagao a Celso Vieira, frisando: 
"Vai o ilustre exilado procurar naquele Estado um circulo mais vasto e 
condigno do seu imenso talento, porque aqui, na terra natal, so encontrara 
decepQoes, quer na esfera intelectual propr iamente dita, pela t remenda 
guerra que teve de sustentar contra os zoilos impenitentes, quer na vida 
do comercio, cuja carreira abragara desde crianga abrindo falencia a casa 
em que estava empregado". 

(5) Nao no dia 14, como registaram Alfredo de Carvalho, nos "Anaij 
da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821-1908", e Sebastiao Galvao, 
no "Dicionario Corografico, Historico c Estatistico de Pernambuco" . 
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lunas de composigao, com quatro paginas. Redagao instala-
da a rua do Imperador n.*̂  23 e escritorio a rua Duque de 
Caxias n.° 37, no Atelier Miranda, onde se imprimia. Assi-
natural anual — 10$000; para o interior — llfOOO. Prego 
do exemplar — 100 reis. 

Tinha como redatores Manuel Gomes Duarte, Turiano 
Campelo, Eurico Vitruvio, Domingos Magarinos de Sousa 
Leao e Henrique Soldo, ocupando a gerencia Francisco Mo-
reira Dias. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "A Folha do Povo vem 
ocupar o posto que Ihe cabe, como um novo representante 
do voluntariato popular contra a ordem de coisas anomalas 
que formam o desgragado espolio desta situagao moribunda". 

Adotando franca oposigao ao governo do Estado, para o 
que foi fundado, salientou o editorialista, nos topicos finals: 
" . . . nao poderiamos fugir ao dever de falar em nome dos es-
poliados na sua honra, na sua propriedade, no conjunto dos 
seus direitos politicos, como se fossem um triste rebanho si-
lencioso entregue ao interesse desumano de mercadores crueis 
que Ihe arrancassem pedagos da carne a pretexto de tosquia. 

"Os nossos adversarios nao podem oferecer-nos combate 
serio, porque nao sao da raca dos mosqueteiros de Alexandre 
Dumas — isto e, nao tem o ardor cavalheiroso de d'Artag-
nan, a admiravel calma de Aramis, a fidalguia de Athos e os 
musculos de Porthos, nao absolutamente; mas estamos dis-
postos as refregas, certos de que o punhal vibrado de surpre-
sa resvalara no arnez de nossa honra de cavalheiros. 

"Esta assim desdobrado o nosso programa em poucas 
palavras. O nosso fim e combater o governo atual do Estado, 
mas nos limites da decencia, fazendo uso somente de armas 
compativeis com a nossa dignidade civica". 

Nota da segunda pagina: "Jornal genuinamente demo-
cratico, feito exclusivamente para prestar a populagao os 
serviQos que a imprensa nao deve negar ao voluntariato po
pular, a Folha do Povo aceita todas as reclamagoes, desde que 
estas venham de fonte insuspeita e nao prejudiquem a sua 
orientagao politica de intransigente oposigao ao governo do 
Estado e defesa da Repiiblica". 

Como replica a segao "As surpresas do dia", do Diario de 
Pernambuco, iniciou o novo orgao outra, intitulada "Dias 
de surpresas", com a assinatura de Silvio (pseudonimo de 
Manuel Duarte), cuja primeira oitava dizia: 
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"Nao se espantem os leitores 
(pois o fato nao e novo) 
de, nessa epoca de horrores, 
surgir a Folha do Povo. 
Tudo e velho neste mundo, 
tudo e velho e tudo e var io . . . 
O que e novo esta no fundo 
das "surpresas do Diario!" 

Desferia constantes ataques a administragao do pre-
feito Anton'o Jose de Almeida Pernambuco e a do governa-
dor Antonio Gongalves Ferreira, assim como a lideranga do 
conselheiro Rosa e Silva, ao mesmo tempo que alimentava 
polemica com o Diario de Pemambuco e o Jornal do Recife, 
orgaos da situagao, em linguagem virulenta. 

A oposigao da Folha do Povo deu lugar a que seus reda-
tores vivessem constantemente ameacados por elementos li-
gados ao situacionismo. Logo a 6 de setembro foi o gerente 
convidado a comparecer ao gabinete do chefe de pollcia, cujo 
titular, Gongalves de Melo, Ihe advertiu que "a Folha estava 
usando linguagem inconveniente, insuflando a policia e 
ameagando o governo com uma mudanga de situagao"; ter-
minou intimando-o a faze-la mudar de linguagem ou seus 
redatores se arrependeriam. Essa ameaga foi repe^ida com 
artigos cada vez mais causticantes. 

No dia 12, viu-se o vespertino impedido de circular, 
porque o governo, atraves do procurador dos Feitos da Fa-
zenda, a fim de prejudica-lo, mandou fechar o Atelier Mi
randa, onde era impresso, para a cobranga judicial de 
13$750 de impostos atrasados. A medida, porem, pouco pre-
judicou, uma vez que a Folha, a partir do dia seguinte, foi 
impressa no Atelier Guttenberg, de Rodrigues e Silva, a 
mesma rua, n.° 34, prosseguindo o seu programa de severas 
criticas ao situacionismo. 

Na edigao de 16 de setembro, lia-se, a proposito, entre 
objurgatorias, num artigo de duas colunas: " . . . a adminis
tragao do conselheiro Antonio Gongalves Ferreira e o regi
me do calote, da inercia, da imoralidade". 
I LL I . I [ 

A 13 de outubro, foi agredido o redator Henrique Soldo, 
o qual teve a cabega a sangrar com tremenda cacetada que 
Ihe desferiu o subdelegado de OUnda. Ja dias antes, Turia-
no Campelo fora empurrado, acintosamente, pelo proprio fi-
Iho do governador, Tonico, cercado de capangas. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 1 

Em editorial do dia 18, referindo-se a faina vingativa dos 
dulicos do governo, salientou o articulista: "Nao conseguira 
deter a marcha da verdade e da justiga, que nos guiam os 
passos e das quais somos os arautos convictos por meio da 
imprensa e por todos os meios que se nos deparem legitimes. 
Estamos votados a morte? Outros nos hao de imitar o ab-
negado exemplo" (1) . 

A par da campanha politica, trazia noticiario ligeiro e 
urn soneto diario — "Rimas" —, da autoria de cultores da 
poesia, a saber: Domingos Magarinos, Alfredo de Castro, Ri-
beiro da Silva, Antonio Sales, Mendes Martins, Caitano de 
Andrade, Mario Meio (2), Simao d'Armada, Jose de Barros 
Lima, Pethion de Vilar (Egas Moniz Barreto de Aragao), 
Agripino da Silva e Manuel Duarte, que usava, tambem, o 
pseudonimo Silvio Murat na cronica diaria "Notas simples". 
Outras segoes se alternavam: "Teatro alegre", por Aristofa-
nes; "Educagao civica" (notas biograficas); "Bazar de Pren-
das"; "Cartas Daqui Mesmo", por Sicrano de Tal (pseudo
nimo de Domingos Magarinos de Sousa Leao); "Sonetos em 
prosa", notas criticas de Joao Damasceno, e a "Cronica", de 
C. A. (Clemente Aires) . Havia, ainda, uma Coluna Opera-
ria, e divulgava-se, em folhetim, o romance "Canaan", de 
Graga Aranha. 

Passado, entretanto, o periodo eleitoral, a que se dedi-
cara, saiu a Folha do Povo da circulagao, com apenas 91 edi-
goes publicadas, a ultima das quais datada de 1 de dezembro 
(Bib. Pub. Est.) . 

(1) Em cartas dirigidas ao governador Gongalves Ferreira , atraves do 
Jornal Pequeno (24 e 25 de outubro de 1902), alguem que se escondia sob 
o pseudonimo de Evaristo da Veiga condenou a perseguicao contra a Folha 
do Povo, que elementos oficiais pretendiam fazer "calar pelo cacete", pois 
dizia-se, h boca cheia, estar assentado o seu fechamento "pela forga bruta" . 
Frisou o missivista: "Fechar um jornal a pulso e um atentado de tamanha 
gravidade, no Seculo XX, que eu nao acredito ser V. Ex* capaz de co-
met6-lo". 

Aludindo, na segunda carta, ao "outro" Goncalves Ferreira , aquele que 
foi redator d'O Tempo (1876-1885), quando se batia, "ardorosamente, pela 
l iberdade de imprensa", escreveu Evaristo da Velga (nome real de um 
dos maiores iornalistas brasileiros, que atuou na imprensa carioca durante 
o Pr imei ro Reinado): "Ontem, punha V. Ex.» a servigo da imprensa l ivre 
o seu talento: hoje quor amordaga-la com o cacete. 6 lempora! 6 mores!" 
E concluiu: " . . . renuncio o cargo, se nao tern forqas para mante-lo com 
dignldade, mas nao avilte este povo, cuja historia 6 um monumento assom-
broso de patr iot ismo". 

(2) Segundo Franga Pereira. o historiador Mario Meio "entrou para o 
jornal ismo politico em 1902, na Folha do Povo" (discurso inserido na Re-
vlsta da Academia Pemambucana de Letras, edigao de 20 de Janeiro de 
1926. 
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GAZETA POPULAR — 6rgao Republicano — Obedecen-
do a orientagao politica do Barao de Lucena, tendo como re-
dator-chefe Francisco de Araujo Filho, surgiu esse ma tu t ino 
a 20 de dezembro de 1902, em formato grande, com quat ro 
paginas a cinco boas colunas de composigao. Impresso no 
Atelier Guttenberg, all funcionavam, igualmente, o escritorio 
e a redagao. Assinava-se a 10$000 por semestre (12$000 para 
o In ter ior) , custando 100 reis o exemplar. 

O artigo de apresentagao aludiu a crise de desolagao por 
que passava a politica pernambucana , sob o dominio dum 
partido sem historia, que vivia de "contratos indecentes" e 
outras barganhas , acentuando: 

"Para por diques aos desmandos dos detentores do poder 
era necessaria a criagao, na imprensa, de u m orgao da opo-
sicao pernambucana, para falar ao povo, tao mistificado, a 
linguagem da verdade, dizer-lhe com clareza e sem rebugo o 
que pensamos e o nosso modo de ver a respeito de tudo isto 
que ai esta se passando. A Gazeta Popular vira preencher o 
fim que almejamos. Ela representara a catedral onde pode-
rao se abrigar todos do mesmo credo politico e onde pontifi-
cara o chefe supremo da oposigao pernambucana. Todos por 
um e um por todos e a nossa divisa e sem recear os escolhos 
que por ventura surjam em nosso rumo, caminharemos impa-
vidos, com os olhos fitos no futuro e t rabalhando pelo en-
grandecimento do nosso Estado, digno de melhor sor te" . 

Depois de outras consideragoes, doutr inava o editorialis-
ta: "Um jornal que surge e uma nova escola que se abre ao 
povo, onde ele podera aprender os rudimentos da civilizagao 
e do progresso da sua patr ia" , concluindo: "A Gazeta Popu
lar, conscia da responsabilidade que vai assumir perante os 
seus concidadaos, cumprira o seu dever, custe o que cus ta r" . 

O jornal apresentou, abrindo a primeira pagina, como 
materia principal, o "I t inerar io" de Frei Caneca, redigido 
quando da Confederagao do Equador, cont inuando em va-
rias edicoes. Seguiam-se o "Diario politico", por Flavio; 
"Retalhos"; "Notas do dia"; "Letra por letra", por Lucas 
(pseudonimo de Argemiro Aroxa); "Album" de poesias; "Or-
dem do dia" da Guarda Nacional; ligeiro servigo telegrafico; 
versinhos satiricos, com a ass inatura de Rosa dos Ventos, e 
pouco mais de duas paginas de anuncios . 

A mater ia mater, todavia, era constituida de artigos, 
sueltos e notas politicas de causticante critica ao Conselhei-
ro Rosa e Silva e a administragao estadual, em polemica te-
naz com o Diario de Pernambuco, orgao oficial, polemica 
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cuja venenosa amostra apareceu logo no segundo numero, 
concebida na seguinte picuinha inscrta nas "Notas do Dia": 
"O Diario da Manteiga zangou-se com a verdade. Ha ver-
dades que se nao dizem. E um bisbilhoteiro saiu contra a 
Gazeta de pedras na mao: — "A Gazeta, que nasceu para 
c o m e r . . . " Comer o que, nao dira? se o Diario ja comeu 
tudo" . 

Encerrou o ano o n.° 9, de 31 de dezembro, saindo o 
n.<* 1, ano II, a 2 de Janeiro de 1903. Criou-se nova segao de 
comentarios politicos, intitulada "Alguma Coisa" (paginas 
d'um caderno), per A.B., e Desmoulins assinava verso e prosa. 
Vieram as cartas de Evaristo da Veiga, Justus, Fernando Griz e 
Cunha Vasconcelos, os dois ultimos focalizando a politica de 
Bonito e Goiana; colaboragao avulsa de Argelio, Caio 
Graccho, Dan ton e Marat. 

Em compensagao a violenta literatura politica, o "Al
bum" nao deixava de inserir poesias, transcritas ou originals 
de Venceslau de Queiroz, Jonas da Silva ou Joao de Deus 
do Rego, este tambem prosador, alem da segao "Para rir" e 
das notas sobre a questao do Acre. 

A 16 de Janeiro o vespertino divulgou o manifesto "Aos 
meus concidadaos", resultante da cisao ocorrida na frente 
de oposigao a Rosa e Silva, mediante a retirada de Jose Ma
riano, Martins Junior e Cupertino Coelho Cintra, ao que se 
seguiram uma circular com a constituigao do novo diretorio 
e a chapa do grupo do Barao de Lucena as eleigoes, em pers-
pectiva, para vice-presidente da Repiiblica, senador e depu-
tados federals. 

Nao se alterou a campanha anti-rosista da Gazeta Popu
lar, que escreveu, a 3 de fevereiro, numa nota solta: "Quem 
souber de algum beneflcio feito a Pernambuco (Estado) pelo 
sr. Conselheiro Rosa e Silva, queira vir mencionar nesta re-
dagao". 

O pleito de 18 de fevereiro foi, entao, o tema principal 
da folha oposicionista, ate que, na edigao do dia 26 (1), es-
crevia o editorialista, no seu ultimo e desolado artigo "de fun-
do": "A eleigao esta feita e, rezam as cronicas oficiais, ga-
nha, em toda linha, pelas hostes do governo". 

Cessado, assim, o motivo de existir do jornal do Barao de 
Lucena, nao voltou, jamais, a circulagao (Arq. Pub. Est. e 
Bib. Piib. Es t . ) . 

(11 Nao do dia 28, como fez constar Alfredo de Carvalho, nos "Anais", 
seguido per Sebastiao Galvao no "Dicionario". 
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1903 

COMMERCIO DO RECIFE — 6rgao Imparcial e Inde-
pendenle — Diario da manha, redigido, principalmente, por 
Manuel Arao e Olimpio Galvao, comecou a circular no dia 22 
de Janeiro de 1903, com redagao e oficina (Atelier Gutten-
berg) a rua Duque de Caxias n.° 34. Tabela de assinaturas: 
ano — 18$000; semestre — lOSOOO, acrescidos de 2$000 para 
o Interior. Formato grande, com quatro paginas de cinco 
largas colunas. 

Era "em nome de uma ideia", conforme o editorial de 
apresentagao, que entrava "para a grande comunhao da im-
prensa livre", tendo o nome por programa, o que valia por 
dizer que se bateria "pelos interesses das classes laboriosas, 
sem desfalecimentos e sem medir sacrificio onde quer que 
esses interesses nos chamem", desligados, porem, "das pre-
vengoes partidarias". E concluiu: "fi esse, pois, o labaro santo 
a cuja sombra gloriosa nos abrigamos". 

Estampando materia variada, noticiario miudo, segao co-
mercial e mais de duas paginas de aniincios, o matutino 
incluiu colaboradores esparsos, como Antonio Valenga (ou 
Antovale), Juvencio Carlos Mariz (ou C M . ) , autor da cro-
nica "Em revista"; Laiete Lemos, aparecido com o pseudo-
nimo Paulo Paraguassu nos versos da segao "Coisas alegres", 
etc. , e iniciou, no n.° 4, em rodape, a publicagao do romance 
de Manuel Arao, "Transfiguragao", baseado em costumes da 
vida recifense. 

Dada a edigao de 14 de fevereiro, porem, ainda mal or-
ganizado e graficamente mal feito, foi o Commercio do Re
cife suspense. 

Reapareceu, feito vespertino, a 3 de margo — n.° 21 — 
em seguida a "uma interrupgao mais longa" do que esperava 
a empresa, "cercado de todos os imprescindiveis elementos 
de viabilidade", entao "podendo oferecer ao publico legente 
as garantias de um orgao absolutamente imparcial e uni-
camente inspirado no bem publico". Era uma "nova e defi-
nitiva fase". 

Sob a diregao, inscrita no cabegalho, de Manuel Arao, 
tinha como redator-secretario Manuel Monteiro e gerente 
Manuel J . de Miranda, proprietario da tipografia (Atelier 
Miranda), para a qual se transferira o trabalho de impres-
sao, situada a rua Padre Nobrega ns . 18-20. Escritorio e re-
dagao a rua Duque de Caxias n.° 37. Voltou a publicar, do 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 5 

principio, o folhetim "Transfiguragao", devido a "alguns 
lapsos graves" nas insergoes anteriores. 

Sob a alegagao de que "os despachos recebidos pelas 
folhas da tarde quase sempre sao os mesmos dos jornais da 
manha", pediu "a devida venia" aos confrades matutinos e 
iniciou, na edigao seguinte, um service telegrafico de recor-
tes. Manteve outras segoes, a saber: "Em vez de cronica", 
por M. A.; "Ao correr do pelo", a cargo de A.; "Segao ne-
gra", por Glymp (Olimpio Galvao), e divulgou sonetos de 
Samuel Lins, Manuel Duarte, Carlos Mariz, Jaime Lessa, etc., 
a par de editorials em torno de temas diferentes, o noticia-
rio, parte comercial e muitos anuncios. 

Maus fados, porem, perseguiram o jornal de Manuel 
Arao, ficando o seu romance encalhado apos o 19° rodap6. 
Finou-se com n.° 39 (*), de 24 de margo (Arq. Pub. E s t . ) . 

CORREIO DO RECIFE — Diario vespertino, entrou em 
circulagao no dia 25 (1) de maio de 1903, com quatro pagi-
nas de formato grande, a cinco colunas de composigao de 
14 ciceros. Diretor-proprietario — Julio C. de Albuquer
que Maranhao; redatores principals — Neto Campelo, Ar-
gemiro .Aroxa e Mario Melo, ao passo que Guilherme de 
Araujo se iniciava na vida de imprensa, feito reporter. Re-
dagao, gerencia e oficina a rua 15 de Novembro (antiga e 
atual do Imperador D. Pedro II) n.° 21. Tabe^.a de assina-
turas: ano — 22S000; semestre — 12S000; para fora da ci-
dade — 26S000 e 14$000, respectivamente. Prego do exem
plar — 100 reis. 

Nasceu, consoante o editorial de abertura, da necessi-
dade, "que se vinha sentindo", cada dia "ma:s acentuada, 
de um orgao de oposigao para falar ao povo a linguagem da 
verdade, instruindo-o, esclarecendo-o e ensinando-o". 

Tinha como objetivo "trabalhar com denodo pela rea-
bilitagao de nosso Estado, defender os interesses do com6r-
cio, agricultura, industria e dos espoliados no conjunto dos 
seus direitos politicos. 6rgao republicano — de feicao opo-
sicionista ao governo atual do Estado — sob a sadia e patrio-
tica orientagao politica do glorioso e benemerito pernam-
bucano Exm.° Sr. Barao de Lucena, ele vem ocupar o posto 
que Ihe compete contra as anomalias e irregularidades que 

(*) Nao o n.° 33, como registara, nos "Anais", Alfredo de Carvalho. 

(1) Nao no dia 23, como esta no "Dicionario" de Sebastiao Galvao. 



2 6 LUIZ DO NASCIMENTO 

cometem, diariamente, os que governam com a ma fe e com 
a sencerimonia desastrosa que levara, fatalmente, o nosso 
feliz Estado a inevitavel bancarrota". 

Entretanto, "combatendo o governo do nosso estremecido 
Pernambuco, so o faremos nos limites da decencia, com a 
polidez compativel com a nossa dignidade civica, desejando 
sinceramente que os nossos adversarios so nos oferegam luta 
seria em linguagem decente, sem discussoes personalissimas 
e sem o manejo das armas do ridiculo e da injuria". 

Lancou-se o jornal a luz do publicismo com interessan-
te materia, nao so constituida de temas politicos, mas bas-
tante variada, incluindo, em rodape, o folhetim "A Viuva 
Simoes", novela de Julia Lopes de Almeida, seguida, dias 
apos, do romance "A Cidade e as Serras", de Ega de Quei-
roz, e assim sucessivamente. 

Alem dos editorials, apresentava curiosas segoes, como 
"Sustenidos e Bemois", de Lucas (pseudonimo de Argemiro 
Aroxa); "Nosso Album" (poesias); "Pontos nos ii", versos 
humoristicos, assinados por Demonio; "De relance", a cargo 
de Dom Moreno Padilha, e ainda servigo telegrafico e noti-
ciario. Colaboragao de Martins Junior, Jose Teofilo, Uriel 
de Holanda, Celso Vieira, Samuel Lins, Martins Filho, Sil-
veira Carvalho, etc. 

Manteve, firme, o programa de "critica construtiva" aos 
atos da administragao estadual e a lideranga politica do Con-
selheiro Rosa e Silva, a par de constante polemica com o 
Diario de Pernambuco e o Jornal do Recife, que os defendiam 
(2) . No mes de agosto, iniciava-se a segao de versos humo
risticos "Cismares", assinada por Sempronius (pseudonimo 
de Mario Melo), que a substituiu, no mes seguinte, pelas 
"Muletadas". Nestas, eram satirizados e ridicularizados os 
maiorais da situagao, em polemica rimada e metrificada com 
OS jornalistas do lado de la. A serie prolongou-se ate 26 de 
fevereiro de 1904, mes em que, precisamente no dia 15, foi 
agredido aquele jornalista (3) . 

(2) O Diario de Pernambuco e o Jornal do Recife eram propriedade, 
respectivamente, de Rosa e Silva e do governador Sigismundo Goncalves. 

(3) Voltava o jornalista a sua residencia, pelo t rem de Caxanga, "fati-
gado dos folKLiedos cirnavalescos", quando. ao passar em Iputinga. o abor-
dou o desordeiro Joao de Morals, protegido das autoridades da Varzea: 

— Voce e o estudante Mario Melo, redator do Correio do Recife? 
A resposta afirmativa, uma vez que o interpelado de nada suspeitava, 

sacou o valentago de um punhal, investindo contra ele. E so nao o assassi-
nou devido a interferencia de amigos que viajavam ao seu lado. 
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Novas segoes de humorismo e ironia foram criadas ao 
iniciar-se o segundo ano, a saber: "Ridendo", por Bequadro; 
"Rabiscando", a cargo de Tinisco; "Tesouradas", de Seneca, 
e "Para rir", quase sempre de curta duracao, assim como os 
versos soltos de Bazilides Getulio. No mes de fevereiro, a 22, 
comegou a ser divulgada a cronica das segundas-feiras "Tra-
?os a pena", cujo autor se ocultava sob o travesti de Saly 
Pompeia. Vinham assinando poesias, no "Nosso Album", os 
vates Mendes Martins, Laiete Lemos, Cleomenes Filho, Joao 
Barafunda, (como se escondia Joao Francisco Coelho Caval-
canti), Jose Campelo, Moreira Cardoso, Mario Melo, Carva-
Iho Aranha, Pethion de Vilar (pseudonimo de Egas Moniz 
Barreto de Aragao) e outros. 

A folha deu grande destaque ao incendio da Alfandega 
e sua repercussao politica, o que valeu ao redator-chefe Tu-
riano Campelo, a 8 de margo, ser "alvo das mais torpes e in-
juriosas palavras", por parte do genro do governador, Joa-
quim Pereira da Silva, o qual, segundo o Correio, "subtraira 
importante soma, em dinheiro, dos cofres da reparticao si-
nistrada. 

Tres meses apos, precisamente a 8 de junho de 1904, An
tonio Gongalves Ferreira Junior (Tonico Ferreira), filho do 
chefe do governo do Estado, proibia a vendagem do vesper
tine em Olinda, de onde era prefeito, chegando a perseguir, 
pessoalmente, o gazeteiro que la ia distribui-lo. 

A contenda em que se empenhavam as folhas oposicio-
nistas e situacionistas, em torno da politica partidaria, atin-
gia diretamente a pessoa dos jornalistas, com permuta de 
desaforos, que conduziam, certas vezes, a desforgos fisicos. 
Enquanto isto,Tonico Ferreira chamava a responsabilidade 
o Correio, perante a Justica, por causa do artigo intitulado 
"Olinda", assinado por Aristides de Franga Monteiro, na 
edigao de 8 de julho. A proposito, escreveu a redagao, no 
dia 14: 

"O Diario de 10 do corrente, em uma de suas noticias, 
diz que o sr. coronel Ferreira Junior constituiu tres advoga-
dos para chamar-nos a responsabilidade. Se nao e um ca
nard do Diario, declaramos, para todos os efeitos, que o Cor
reio do Recife assume toda responsabilidade por tudo quanto 
se tem escrito em suas colunas contra aquele cidadao, quer 
na parte redacional, quer nas "Solicitadas" e ate mesmo, se 
preciso for, nos anuncios". 

Outra nota, dois dias decorridos, sob a epigrafe "Res-
posta ao repto", dizia: "Em questoes de imprensa, sabe o dr. 
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Faria Neves Sobrinho, os redatores de um jornal sao sollda-
riamente responsaveis pelo que escreve qualquer deles na 
parte redacional do mesmo jornal; mas qualquer de nos, a 
escolha do sr. Faria Neves, se dispoe a assumir, isoladamen-
te, a autoria do artigo a que se ref ere S. S. no rep to langado 
pelo Diario de hoje, se S. S. igualmente se declarar pela im-
prensa autor da secao "Na maciota. . .", do mesmo Diario e, 
mais ainda, abdicar das imunidades de que goza como depu-
tado estadual" (4). 

Iniciou-se, a 29 de julho, a segao "Refletindo...", assi-
nada por Frei Convento, que produzia, diariamente, uma 
quadra, finalizando, invariavelmente, com o verso: "So tu, 
Seneca, nao sais" (5), em desprimorosa alusao ao diretor do 

(4) Segundo o Diario de Pernambuco (17-7-1904). o redator-chefe do Cor-
reio recusou aceitar a citagao para comparecer em Juizo, alegando nao ser o 
editor. Nem o era, igualmente, o diretor-proprietario, pois, verificado, na 
Prefeitura, o termo de responsabilidade. fora esta atribuida, por todas as 
publicagSes feitas na folha, ao tipografo Antonio Bernardo Ferrei ra Borges. 
E nao houve mais noticia do processo. 

(5) Frei Convento (nao foi possivel descobrir-lhe o nome) aproveitara 
lima sugestao de Sempronius, que escreveu, acidentalmente, numa das suas 
"Muletadas", a 9/2/1904: 

"Da Alemanha sai o louro, 
Sai o filho do papai, 
Somente la do Tesouro 
O grao Seneca nao sai". 

Pouco antes, ocorrera identica campanha de ridiculo no Rio de Ja
neiro. Narrou, a proposito, Gondin da Fonseca, in "Bibliografia do Jor-
nalismo Carioca", que Antonio Sales, o famoso poeta cearense tao conhe-
cido no Recife, escrevia, diariamente, al por volta de 1903, uma quadrinha, 
no Correio da Manha, em que tosava, de rijo, o professor de medicina 
Nuno Ferreira de Andrade. Terminava sempre com o verso "Tudo passa, 
— e o Nuno fica". Dizia uma delas: 

"De certas damas, as vezes, 
A barriga estica, estica; 
Mas, ao fim de nove meses, 
Tudo passa, — e o Nuno fica". 

"Perdendo a calma e a liniia", o professor "deblaterou, certa vez, em 
aula, contra o seu espirituoso agressor: — "Esse sem-vergonha emprega 
todos OS dias rimas em ica, mas uma delas ele a g u a r d a . . . — para isto, 
para aquilo, e t c . " . 

Um dos estudantes presentes a aula era, porem, reporter do Correio. 
E, sem mais nem menos, transmitiu a objurgatoria a Antonio Sales, que, 
no dia seguinte, publicava: 

"Morre a flor que mais se estima, 
Morre o espinheiro que pica. 
(Seu Nuno! Gostou da rima?) 
Tudo passa, — e o Nuno fica". 
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Tesouro Estadual, Joao Guimaraes, apelidado Seneca, cujo 
afastamento do cargo era esperado, mas sempre procrasti-
nado. Ironista de grande poder imaginativo, o autor nao teve 
maos a medir. Passaram-se os meses, entrou e saiu 1905, 
continuando, ininterruptamente, a insersao do epigrama at6 
14 de margo do ano seguinte, quando a onda de ridiculo 
veio a ter fim (6), arrematando Frei Convent©, gostosa-
mente, ante a vitoria alcangada, embora a muito custo, pela 
campanha do metro e da rima: 

"A coisa sempre estourou, 
Como ontem a gente viu, 
Afinal, tudo ficou, 
So Joao Seneca saiu!" 

Ainda em julho de 1904, comegava Rochefort (pseudo-
nimo de Miguel Magalhaes) a estampar magnificos sonetos, 
em que cortava a vida dos politicos da situagao. No mes de 
agosto transcrevia-se, da imprensa carioca, uma serie de 
artigos sob o titulo "A republica de Pernambuco", em que 
Andrade Figueira atacava, com calor, a lideranga de Rosa 
e Silva. 

Ao atingir 17 de outubro (7), o Correio ostentou novo 
cabegalho e nova tipagem, passando as paginas de cinco 
para seis colunas de composigao, mas sem alterar a estatu-
ra, e dizendo-se, em face da renovagao operada, "mais forte 
ainda para lutar pelo bem geral". Abria a primeira pagina 
interessante coluna de "Efemerides", sendo admitidas outras 
segoes, a saber: "Anedotas", "Maximas e pensamentos" e 
"Cartas daqui mesmo", por S.P. 

Nao sofreu nenhuma tregua, durante 1905, a campanha 
contra o situacionismo estadual, nem a polemica com os jor-
nais que o defendiam, o que prosseguiu pelo tempo a fora. 
Carneiro Vilela iniciou, a 2 de outubro, a publicagao do seu 

(6) S e c u n d a n d o a c a m p a n h a cont ra Joao Seneca, o Jornal Pequeno 
in ic iara u m a ser ie de q u a d r a s com ident ico mote , mas, sem ter a resisten-
cia do poeta do Correio do Recife, veio a "en t r ega r os pon tos" ao comple
te r oito meses de r imas em ai . 

(7) Na da ta e m aprego, o Correio d ivulgou uma nota, segundo a qual , 
por mot ivos e le i torais , o prefei to Tonico F e r r e i r a passou a persegui r a 
famllia Cristo, em Ol inda . &le p ropr io , m o n t a d o a cavalo, invadiu a casa 
comercia l de J o a q u i m Cristo, cagando-o de r e b e n q u e a m a o . Mas Cris to 
nao p e r m a n e c e u quedo, r epe l indo o in t ruso a ba la . O cavalo, unico a t ingido, 
m o r r e u d ias depo is . 
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romance "Eterno tema", escrito especialmente para o ves-
pertino e, depois, editado em livro. 

Chegado o ano de 1906, criava-se a segao diaria "Pepi-
tas", de comentarios politicos, assinada por Garimpeiro. No 
mes de fevereiro, o inspetor da Alfandega, Manuel Pinto da 
Fonseca, movia agao, por abuso de liberdade de imprensa, 
contra o diretor do Correio, tendo este orgao, em editorial de 
27 de margo, sob o titulo "O processo", declarado que o juiz 
a quem fora apresentada a denuncia era um instrumento 
nas maos do lider situacionista Rosa e Silva, diante do que 
o denunciado continuava desprezando a marcha duma "pa-
pelada hibrida e cheia de todos os senoes da impericia ofi-
cial, agravada pela irresponsabilidade do queixoso, um re-
conhecido louco moral" . 

Motivara a agao um trecho de carta do Rio de Janeiro, 
divulgado pelo jornal, no qual se dizia que "Pinto da Fon
seca era um nome de ha muito conhecido por suas diver-
sas e repetidas manifestacoes nevropaticas". Como aconte-
ceu com o processo anterior, tambem o segundo resultou 
inf rutif ero. 

Surgiram, em maio, com a duragao de poucos meses, 
as "Cartas impressas", de Silvio Murat (pseudonimo de Ma
nuel Duarte) , e tornou-se mais a tuan te a correspondencia 
"Pelos Municipios". Vinham trabalhando, na qualidade de 
auxiliares da redagao, Raimundo Nogueira Lima, Miguel Ma-
galhaes, Alfredo do Carmo, Abel Silva e Uriel de Holanda (8), 
sendo gerente Antonio Americo Carneiro Ferreira. 

Em Janeiro de 1907, ocorriam as "Cartas Politicas", 
de Jose Laurindo. No mes de fevereiro, a edigao do dia 11, 
dedicada aos festejos de Momo, trouxe quase duas paginas 
de versos, sem assinatura, sob o titulo "Tipos e figuroes — 
Carnaval politico", de grande repercussao. 

Desde o principio do ano, voltara-se o Correio contra o 
deputado Trajano Chacon, acusado de se haver "vendido 
ao governo" (9) . Enquanto isto, intensificavam-se os ata-
ques ao Jornal do Recife, em acesa polemica, a proposito do 

(8) Apos dois anos de br i lhan te atuagao no Correio do Recife, faleceu 
Uriel de Holanda Lacerda Cavalcant i , que era, sobretudo, poeta de mer i to 
a 31 de maio de 1906, contando 18 anos de idade . 

(9) Em revide ao editorial de 20 de Janeiro de 1907, do Correio, en-
tregou Trajano Chacon um art igo ao Jornal Pequeno, mas escreveu-o em 
tom demasiado violento, de tal mane i ra que Ihe foi recusada a publ icagao. 
Transferiu-o o autor pa ra as Solicitadas do Jornal do Recife. 
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contrato telefonico. Como resultado, foi Turiano Campelo 
agredido no dia 17 de abril . Viajava ele para o interior do 
Estado. Quando o t rem parou, de passagem, na estagao de 
Macacos, tres individuos, invadindo o carro, desferiram-lhe 
seguidas cacetadas, deixando-o cheio de contusoes. Consta-
tou-se que um dos agressores era sargento de policia a pai-
sana . Teria sido mandan te o jornalista Osvaldo Machado, 
redator daquele orgao, com o beneplacito do governador do 
Estado. Em defesa, divulgou Turiano Campelo uma serie de 
artigos assinados, destruindo acusagoes daquele seu con-
tendor . 

Em da ta de 24 do mes em referenda, foi reorganizado o 
corpo redacional, ao qual se integraram Virginio Marques, 
Raul Azedo e Rodolfo Gomes. Sob o pseudonimo de Chilon, 
comegou Jeronimo de Rangel Moreira a escrever o comen-
tario "De tudo", em que abordava temas politicos, filosofi-
cos, artisticos e literarios, vindo a travar, entre os meses de 
junho e julho, veemente polemica com Aureo, ou seja, Gil-
berto Amado, autor da secao "Golpes de vista", do Diario de 
Pemambuco (10) . 

A 1.° de outubro ausentou-se Julio Maranhao do cabe-
galho, assumindo a diregao e responsabilidade da folha Vir
ginio Marques e Turiano Campelo, mediante contrato de 
a r rendamento . Na mesma da ta teve inicio, em substituigao 
a Chilon, a cronica "Maravalhas", de Carneiro Vi^.ela, o qual 
fora "convidado para colaborar no Correio do Recife, numa 
grande e justa obra de higiene mental e politica", de que 
o Estado estava "muito precisado". Alternou-a o jornalista 
com o comentario inti tulado "Anotando. . .", trazido do 
Jornal Pequeno. 

Logo mais, no dia 21, foi alterado o formato do vesper-
tino, que se alargou, passando de seis para sete colunas. 
Novas secoes vinham sendo introduzidas, tais como as "Si-
Ihuetas jornalisticas", em versos, por Jockel & Cia. ; "Na 
loja do Krause" e "Bric-a-Brac", constituidas de notas po-
liticas redacionais, de carater satirico, continuando, por ou-
tro lado, as "Pepitas", de Garimpeiro. No mes de outubro, 
iniciou Roberto Leal (assim se ocultava o medico Raul Aze
do) a divulgagao de "Estudos psiquicos", refutados por Ma-

(10) Polemica de cunho literario, levou Aureo, todavia, a descer, por 
vezes, ao ataque pessoal, diante do que, Chilon, no comentario de 1.° de 
julho, afirmou ter o seu contraditor entrado "na pugria armado a cava-
Iheiro", porem a espada era "de cera e a cota de papelao dourado". 
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nuel Arao e seguidos doutra serie de artigos intitulados "No 
mundo dos fantasmas". Nova colaboragao, tambem, de Car
los Vilas-Lobos. 

A entrada de 1908, o Correio do Recife divulgou, dias 
consecutivos, uma nota, segundo a qual, quem pagasse sua 
assinatura ate o dia 31, teria abatimento no prego e ganha-
ria, alem disso, como premio, um livro do escritor Carneiro 
Vilela, a escolher. 

Sem dar tregua a campanha empreendida contra a po-
lltica dominante, assunto que preponderava em suas colu-
nas (11), a folha permanecia no index dos elementos mais 
ligados ao governo, sucedendo-se ameacas aos redatores. A 
3 de maio, sofreu nova agressao o jornalista Turiano Cam-
pelo, que ficou bastante contundido, fato verificado na atual 
rua D. Bosco, tendo como protagonista, num encontro even
tual, o famoso Tonico Ferreira. 

Voltara, entao, Manuel Duarte a atividade, produzindo 
as "Cartas a Pacheco", em que focalizava temas os mais di-
versos, no seu estilo panfletario, causticando, principalmen-
te, a politica rosista. Foram outros colaboradores Gastao 
da Silveira e Fernando Griz, enquanto Jiilio Rostand e C. 
Nekludow (pseudonimos, ambos, de Carlos Mariz) escreviam, 
alternadamente, a segao "Panfletos", continuando os arti
gos, sobre Agricultura, de Jose Teofilo, e os sonetos satiricos 
de Rochefort. No mes de junho, liam-se as "Caras e Care-
tas", de Marcellus. Em agosto ocorriam as "Cronicas de Pa
ris", com a assinatura de Darwin, e artigos de Cesar Lom-
broso, intitulados "Perigo negro na Franga", aparecendo, 
depois, a segao de criticas ao situacionismo "Na brecha", 
por Celsus. A esse tempo, Mario Melo, que estivera ausente, 
voltava ao corpo redacional, formando ao lado de Ernesto 
Silva e outros. 

A par da polemica com os orgaos que defendiam a ad-
ministragao estadual, o Correio batia-se com o Jornal Pe-
queno, que criticava a fagao politica do Barao de Lucena 
e a inagac- do deputado Virginio Marques na Camara federal. 

Em artigo sensacional, com titulo e sub-titulo em duas 
colunas nas edigoes de 3 e 4 de agosto do ano mencionado, 

(11) "A campanha fetia pelo Correio do Recife contra o sr. d r . Rosa 
e Silva, principalmente, no governo Sigismundo Gongalves, foi titanica'* — 
escreveu Rodolfo Gomes da Silva Filho, alguns anos apos, no Pernambuco, 
edigao de 6 de Janeiro de 1912, acrescentando, a proposito da queda do 
marret ismo: "A semente plantada havia necessariamente de crescer e mul-
tiplicar". 
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o Correio, comegando por aludir a um ajuste de velhas con-
tas, acusou Gilberto Amado como sendo plagiario, compro-
vando-o mediante o confronto entre um dos "Golpes de vis
ta" do academico sergipano e a materia plagiada: uma cro-
nica de jornal lusitano, assinada por Jaime Batalha dos 
Reis (12). 

Como corolario da campanha anti-rosista do valente 
orgao, elementos da policia, na noite de 22 para 23 de no-
vembro, assaltaram-lhe a tipografia, inutilizando as "ma-
qulnas de impressao, paginas, tipos, livros e utensilios", em 
vista do que, deixou ele de circular durante dois dias, so o 
fazendo impresso nas oficinas graficas de Joaquim Medeiros 
— nao sem verberar, usando palavras energicas, o atentado 
— ate que se fizessem os consertos necessaries no material 
depredado (13) . Alias, a empresa havia adquirido, pouco 
antes, material novo, inclusive maquina Marinoni, de reagao. 

O atentado foi atribuido ao delegado Casado Lima, por 
ordem do chefe de policia Ulisses Costa, sendo por isso cen-
surada a fraqueza do governador Herculano Bandeira, que 
se cercava de "elementos irresponsaveis". 

Iniciou-se em dezembro, abrindo a segunda pagina, a 

(12) Escreveu O Tempo, mais tarde (24 e 25 de julho de 1915), que 
Gilberto Amado se tomara de odio de Miguel Magalhaes, redator do Correio 
do Recife, que Ihe descobriu um plagio, mandando per isso agredi-lo pelo 
individuo Francisco Pita; ja antes, "fugindo do terreno das letras, desceu 
a capoeiragem" e agrediu, por duas vezes, o seu contender em literatura 
Jeronimo de Rangel Moreira. 

Relembrando o fato, 47 anos decorridos, revelou Mario Melo, na "Cro-
nica da Cidade" de 14 de setembro de 1955, in Jornal do Commercio, terem 
sido de sua autoria os artigos denunciadores do plagio. Vingara-se, deste 
modo, do ex-colega de Faculdade de Direito, "que bancava superioridade", 
parecendo ter "o rei na barriga". 

(13) Nada obstante sua querela, de natureza politica, com o Correio, 
deu o Jornal Pequeno ampla cobertiira do atentado, narrando, com o maior 
destaque, o empastelamento e criticando o ato selvagem. 

Enquanto isto, o Diario de Pernambuco (edigao de 24 de novembro) 
dava a entender que o empastelamento foi uma burla, acentuando que o 
Correio — a que chamava o Corsario — "estava prestes a morrer a falta de 
recursos, crivado de dividas e abandonado pelo favor publico". 

A historia vive a repetir-se. No caso acima referido, o feitigo entornou 
sobre o feiticeiro. Aconteceu que o nosso "mais antigo em circulagao na 
America Latina" seria tambem empastelado (Vol. I desta "Historia da Im-
prensa de Pernambuco), o que se verificou poucos anos depois do caso do 
Correio do Recife, a 27 de fevereiro de 1912, triste remate da campanha 
dantista que derrubou Rosa e Silva. Abriu-se inquerito e o "competente" 
relat6rio da autoridade policial concluiu que "o Diario estava sem recursos 
para subsistir e por isso recorrera ao suicidio, como a suprema coragem dos 
vencidos. . ." 
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insergao das "Notas de ontem", de Jacques Stenio, outro 
pseudonimo do redator Argemiro Aroxa. A partir de 27 de 
abril de 1909, vieram as "Marteladas", a cargo de Vulcano 
(como se assinava o novo redator Severo de Barros), que 
t inham por fim "dar de rijo em todas as coisas" que mere-
cessem "corretivo da imprensa livre e independente". No dia 
seguinte, Pompilio comegava "Rabiscando". Sucederam-se, 
sempre assinadas com pseudonimos, as segoes: "Miscelania", 
por Jessa, e "Papiros", de Hiperides, alem de "Aspectos", 
com a inicial S. Ja no mes de julho, a 24, surgiu Miranda 
de Azevedo redigindo o comentario "De vez em quando", mas 
nao passou do primeiro. Ainda a redagao criticava a admi-
nistragao estadual e a oligarquia Rosa e Silva, a par de re
gular noticiario e servigo telegrafico. 

Veio o vespertino a encerrar, a 21 de setembro, sua atua-
gao como orgao do partido orientado pelo Barao de Lucena, 
"ate ulterior deliberagao", o que ocorria devido "ao injusti-
ficado e inesperado desenrolar dos acontecimentos politicos, 
nos quais entrou, precipitadamente, o Conselheiro Rosa e 
Silva com sua adesao a candidatura do Marechal Hermes da 
Fonseca" (14) . 

Suspenso, voltou a circular apenas dois dias apos, sob 
a diregao e responsabilidade linica de Turiano Campelo, 
"desligado inteiramente de qualquer compromisso partida-
rio", prosseguindo na "missao de defender as classes oprimi-
das, pugnando pelo soerguimento da lavoura, da industria 
e do comercio". Entretanto, sem ser partidario, nao deixaria 
de ser politico, "combatendo os erros dos que governarem", 
"em linguagem sem rancores, sem odios". 

Lia-se no cabegalho: "Jornal independente, politico, li-
terario e noticioso". Aumentou, ai, o prego da anualidade e 
do semestre, na capital, respectivamente, para 26S000 e 
14$000. Criaram-se diferentes segoes, em substituigao as an-
teriores, a saber: "Ca e la", por Lotus Bleu; "Segao Elegan
te", com a assinatura Mme Eliza, e "Asteriscos", a cargo de 
Mario Deluc, tendo Paulo Jordano (pseudonimo de Joaquim 
Pimenta), criado as "Lambadas". Contaram-se entre os novos 
colaboradores, ou redatores, Francisco Soares Quintas e Braz 
Nicacio. Tanto em 1909 quanto em 1910, o diario manteve 

(14) Nao se sentia bem o orientador politico do Correio do Recife na 
companhia do lider "marreta", ambos apoiando um mesmo candidate a 
Presidencia da Republica. 
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desenvolvida segao carnavalesca, firmada por Domino (pseu-
donimo de Alfredo do Carmo) (15) . 

Alguns meses decorridos de calmaria politica, foi o Correio 
do Recife aclamado orgao oficial do Partido Democrata, for-
mado a 17 de julho de 1910, em consequencia da fusao dos 
grupos Marianlsta e Lucenista. 

Nao era mais o jornal vibrante dos primeiros tempos. 
Limitava-se a alguns comentarios politicos, mais a materia 
rotineira^ inclusive os "Tragos e Trogas", de Maribondo, tudo 
Isto pouco excedendo de uma pagina, repletas de anuncios as 
tres restantes. 

Circulou, finalmente, ate 15 de outubro de 1910, quando 
foi suspenso, para reaparecer no dia 6 de margo de 1911, edi-
tado por Marcel Daufresne & Cia. Escreveu o editorialista: 

" . . . alheio as lutas politicas, conservar-se-a imparcial 
e desinteressado entre as varias fagoes em que estao dividi-
dos OS politicos no Estado de Pernambuco". A nao ser que 
se tratasse "do interesse geral, da defesa da Republica, da 
Constituigao e da Liberdade", quando combateria "ao lado 
dos homens puros e honestos" de quaisquer partidos. 

Precedido de um avulso mandado distribuir na cidade, 
apresentou-se, nessa ultima fase, sem alteragao de formato, 
sendo metade da edigao constituida de anuncios, grafica-
mente mal feito e intelectualmente inexpressive, deixando 
de mencionar corpo redacional. Nao sairam mais do que seis 
numeros, ate o dia 11, ficando suspenso. Ocorreram ainda 
duas edigoes, a 23 e 24 de margo, para desaparecer definiti-
vamente (Bib. Pub . Est. e Bib. Fac . Dir. UFPe.) (16). 

1904 

A REFORMA — drgao do Partido Revisionista — Ves-
pertino, comegou a publicar-se a 10 de novembro de 1904, 
em formato grande, com quatro paginas de seis colunas. 
Redatores — Jose Mariano Carneiro da Cunha, Caspar de 
Meneses Vasconcelos de Drumond, Francisco Faelante da 

(15) Coino estivesse suspenso o Correio do Recife, Alfredo do Carmo 
fez publicar, em fevereiro de 1911, um Suplemonto denominado Carnaval, 
de quat ro paginas, no formato do orgao matriz, exclusive do mater ia alu-
siva e anuncios . 

(16) A segunda das cologScs manuseadas tormina em 1910. 
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Camara Lima, Gervasio Fioravanti Pires Ferreira, Lourengo 
de Sa e Albuquerque, Feliciano Andre Gomes, Rodolfo de 
Araiijo, Joao Augusto Maranhao, Aprigio de Miranda Castro, 
Jose de Godoi e Vasconcelos, Quintino Galhardo, Juvencio 
Carlos Mariz e Euclides Quinteiro, este ultimo tambem ocu-
pando a gerencia (1) . Redagao, escritorio e tipografia na 
rua do Imperador n.° 41 . Tabela de assinaturas: ano — 
22S000; semestre — 12S000; fora da capital — 26$000 e 
14$000, respectivamente. Numero avulso — 100 reis. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "A experiencia de 
quinze anos ja e suficiente para demonstrar que o regime 
federative nao se adapta as condigoes da nossa raga e edu-
cagao. Filhos da raga latina, que foi na Europa a fautora 
quase exclusiva da unificagao das grandes patrias, nos, bra-
sileiros, vemos na centralizagao o nosso mais apetecido ideal 
politico, de sorte que nao movemos um passo sem ter os 
olhos fitos no poder mais alto, onde tudo esperamos". 

Mais adiante: "O Brasil consta hoje de diversas sobe-
ranias locals, ligadas entre si, aparentemente, pelo lago fic-
ticio da federagao, mas realmente pelos interesses reciprocos 
de sindicatos oligarquicos". 

"A nossa terra atingiu a situagao, talvez unica em toda 
a historia dos povos, situagao que e a um tempo burlesca e 
tragica, de uma nagao civilizada em que nao ha cidadaos, de 
um pais constitucional em que nao existe constituigao po-
litica". 

Adiantou que "o mal surgiu da adogao do regime fede
rative". Aludiu aos "assaltos a bolsa do contribuinte"; aos 
"atentados contra a vida, a honra, a independencia dos que 
se nao submetem aos reguletes locals"; a "fraude eleitoral"; 
& desobediencia a lei e a "dualidade da magistratura, a mul-
tiplicidade do direito adjetivo, a coexistencia hibrida de 
tnunicipios autonomos e municipios dependentes do Estado, 
OS impostos interestaduais ressuscitando as alfandegas feu-
dais da idade media e degenerando em guerra de tarifas, o 
ensino primario mal distribuido e mal remunerado, o secun-
dario anarquizado e bicefalo, o superior insuficiente e sem 
luturo". 

"A Reforma — frisou — aspira demonstrar que ainda 

(1) Nas "Notas indiscretas" do Diario de Pernambuco, de 12-11-1904, 
saiu o seguinte: "Foi um logro o aparecimento d'A Reforma, o novo ves-
pcrt ino de que o dr . Euclides Quinteiro e o gerente de nome, mas de fate 
o linico senhor e possuidor, herdeiro das oficinas que per tenceram a ext inta 
Gazela da Tarde". 
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nao morreram os brios pernambucanos; que anida resta ape-
lar para as ideias num pais em que os homens tudo fazem; 
e que se for preciso recorrer a estes, ainda havera, poucos 
mas alguns de boa vontade, capazes de sacudir o jugo das 
oligarquias reinantes". E concluiu: "A Pernambuco deve per-
tencer o brado de alerta, a precedencia na ideia salvadora 
deste pais. Nem tern sido outro o seu papel na Historia do 
Brasil". 

Iniciando a cronica "As quintas", Teotonio Freire, apos 
tecer encomios a ideia revisionista e aos "espiritos esclareci-
dos" que a orientavam, escreveu: 

"Quanto a mim, reservo-me o prazer de confabular con-
tigo, 6 leitor, uma vez por semana, trazendo-te a noticia de 
algum fato de sensagao ou de algum livro de escol, no ligeiro 
torn de cronica ligeira, sem preocupagoes nem reparos, na 
boa camaradagem de sempre. Debrugar-me-ei o mais possi-
vel a margem do Amazonas caudaloso dos acontecimentos, 
e de la retirarei tudo quanto, de perto ou de longe, te possa 
impressionar, pela utilidade ou pela graga, pela serena iro-
nia ou pelo doce humor, apanhados na mesma objetiva o lado 
grotesco dos fatos e a face bela das coisas — especie de cos-
morama a te rodopiar aos olhos, numa sensagao ininterrupta 
de quadros e alegorias de todas as coisas e de todos os seres 
que nos cercam". 

A par de amplo noticiario miudo, o diario, que apareceu 
com uma pagina de anuncios e outra com o "Indicador ur-
bano", encetou duas segoes interessantes: "De ouvido a ou-
yido" e "Entrando em cena. . .", soneto assinado por Folga-
zao, cujo ultimo terceto encerrava terrivel advertencia: 

"Agito as castanholas da ironia, 
Vibro OS guisos da troga e, dia a dia, 
Vou pondo a mostra a calva dos tartufos!" 

No segundo numero, A Reforma divulgou o "Manifesto 
do Partido Revisionista de Pernambuco", encabegando os sig-
natarios o nome do Barao de Contendas (Antonio Epaminon-
das de Barros Correia). Comegava, entao, um servigo tele-
grafico especial. Seguiram-se, pouco a pouco: "Noticias dos 
Municipios"; o comentario "Aos sabados", por Lincoln (pseu-
donimo de Faelante da Camara); "Cartas a S. Ex.^", por 
Manlius, "especie de intermediario entre as necessidades do 
povo e o governador do Estado"; "Maximas e satiras"; "Re-
gisto"; "Brincando" (versos satiricos), por Tonico, etc. 
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A edigao de 24 de novembro dedicou a primeira pagina 
a memoria de Martins Junior, sob o titulo "Salve, redivivo!", 
com cliche, versos do extinto e palavras de exaltacao a sua 
personalidade. 

Publicando-se regularmente, menos aos domingos, com a 
principal colaboragao de Carlos d'Avila; discretos editorials 
em que criticava o chefe politico Rosa e Silva e combatia o 
Diario de Pernambuco; a cronica "As segundas", por Manuel 
Arao, e raros sonetos, no "Herbario Poetico", de Ribeiro da 
Silva, Carlos Mariz e Gaspar Regueira, A Reforma encerrou 
o ano com o n.° 43, de 31 de dezembro. 

O n.° 1, ano II, circulou a 2 de Janeiro de 1905. Apare-
ceu o Conselheiro Teixeira de Sousa escrevendo a serie "Cro-
no^.ogia Astronomica — Reforma do Calendario Gregoriano"; 
enquanto A. B. T. mandava "Cartas do Japao", e Lourengo 
de Sa, defendendo Jose Mariano — cujos inimigos procura-
vam envolve-lo na revolugao de 14 de novembro, do Rio de 
Janeiro — batia-se com Neto Campelo, do Correio do Recife. 

A 8 de fevereiro t inha inlcio a secao de comentarios 
"As quartas", por Ganganeli II, combatendo o jesuitismo, e 
no dia 13 comegavam os "Snobismos", por Maximo Lourival. 

Os anuncios ja invadiam a segunda pagina, alem 
de encher as duas ultimas, achando-se cada vez mais limita-
da a materia redacional, com raros editorials, mal se vis-
lumbrando o carater politico do vespertine, sem esquecer 
sua aversao a chefia politica de Rosa e Silva, ao passo que 
nao deixava de repetir, desde dezembro, uma carta circular 
do Diretorio do Partido Revisionista, solicitando, sem exito, 
a formagao de diretorios no interior do Estado. 

A Reforma so conseguiu atingir o n.*̂  50, do ano II, que 
circulou no dia 3 de margo (Bib. Pub. Est.) . 

1906 

GAZETA DO NORTE — Matutino de propriedade de 
"uma Sociedade Anonima", tendo como gerente Ventura Cor-
reia, iniciou sua circulagao a 6 de dezembro de 1906, for
mate grande, de oito colunas, e quatro paginas. A redagao 
•foi instalada na rua 15 de Novembro, (atual do Imperador) 
n.° 43, estabelecendo-se a seguinte tabela de assinaturas: 
ano — 27$000; semestre — 14$000. Numero avulso — $100. 

No editorial de apresentagao, dizia ser "um jornal 
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sem as conveniencias partidarias e sem as franquias dema-
siado atrevidas de uma liberdade que possa chegar as portas 
da irresponsabilidade", acentuando: " . . . no embate dos in-
teresses partidarios, o nosso concurso sera exclusivamente 
o da critica desapaixonada e sincera — sobretudo sincera — 
para que se possa confiar nos modos de nossa apreciagao; e, 
na analise de outros fatos socials, a elevagao de nossas vis
tas manter-se-a sempre serena diante da necessidade de di-
zer as coisas como elas sao, isto e, nunca mentir ao povo. 

Tratando-se de encarar a vida atual de Pernambuco, § 
bem claro, e mesmo intuitive, as nossas palavras serao de 
combate as causas mas e perniciosas que tanto hao feito 
baixar esta terra no concelto dos nossos compatriotas e do 
estrangeiro: profligaremos, sem excesses de linguagem, sem 
desanimos cobardes, os erros que conduzem Pernambuco a 
decadencia em que ele se encontra". 

Lia-se, mais adiante: "Tambem volveremos, com o maior 
empenho de acertar, as nossas vistas para o lado dos fatos 
que envolvem os grandes e respeitaveis interesses das clas
ses conservadoras. 

"Esses fortes e estrenuos lutadores em prol de nossos 
mais valiosos interesses economicos — os agricultores — 
terao em nossa folha um pallium de carinho e de amor, pois 
e de nossos intuitos nao somente indicar os processes mais 
aperfeigoados e compativeis com o progresso dos povos ho-
diernos, como ainda amparar o future desses braves com
patriotas que se definham no trabalhe ingrate de tedes os 
dias e debalde imploram os estimulos de administragoes que 
passam cantando a criminosa balada da indiferenga". 

Assim concluiu o articulista: "Preso as conveniencias 
exlgentissimas do partidarismo incensciente e cege, e jor-
nalismo e o aplaudidor incendicienal dos desmandes de uma 
situagao, se esta Ihe agrada, ou e e algoz implacavel e surde 
dessa mesma situacao, se ela Ihe desagrada. Eis ai o erre... 
e nos prefcrimes acertar. 

"Para servir, principalmente, ao publico foi que tema-
mes aos ombres a tarefa pesadissima de cumprir o pregra-
ma que aqui ficou delineado e que saberemes respeitar com 
a maxima religiosidade". 

Uma nota solta, no centre da primeira pagina, decla-
rava: "Esta folha sera publicada diariamente, na mais exata 
e real acepgae do terme, isto e: a Gazeta do Norte circulara 
tedes OS dias, inclusive as segundas-feiras e os dias seguin-
tes aos feriados e santificades". 
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A par de agradavel feigao grafica, o jornal mostrou-se 
intelectualmente bem feito e variado, inserindo as segoes 
"Ecos", comentarios redacionais; "Folhas Soltas", cronica 
politica, por Livius; "Teatro Politico, notas satiricas a cargo 
de Medino; "Fates e comentos", artigos de Bento Gongalves 
ou Licinio Crasso; "Cartas de Lisboa", assinadas por Strafo-
rel; "Radiografia", dialogos politicos de Marconi; servi-
50 telegrafico e noticiario local, completando a segunda pa-
gina as "Solicitadas", ao passo que a terceira e a quar ta se 
apresentavam repletas de anuncios. 

Com o prosseguimento da publicagao, revezava-se a ma
teria, aparecendo artigos assinados por Marcelo, E. Marinho 
Aranha, Bayard, Isaac Cerquinho, Manuel Coimbra, M. de 
Siqueira C. Junior, Paulo Vaz, Rogerio de Albuquerque, Da-
vino Pontual e Teofilo de Albuquerque; versos de Jose do 
Amaral, Manual Duarte, Araujo Filho, Otavio Cunha e Char
les H. Koury (em trances), e a segao "De todos os generos", 
constante de anedotario e curiosidades. 

A 16 de dezembro aparecia o folhetim de Prevost Duclos 
"A cidade encantada", e ainda nesse mes, J . Thimes Pereira 
comegou a divulgar uma serie de observagoes, sob o titulo 
'Contribuigao ao estudo da Arqueologia Prehistorica do Bra-
sil". Dois concursos foram instituidos pela empresa, a fim 
de atrair leitores: o primeiro a 17 e o segundo a 25 de de
zembro, com sorteio de brindes. 

A edigao de 1 de Janeiro de 1907 foi aberta com substan-
cioso editorial, em que se fazia um ^alango da vida brasileira, 
dele constando o topico: "Em quase todos os Estados da fe-
deragao vicejam, na ostentagao criminosa de seu predominio 
nefasto, essas tripudiantes oligarquias mascaradas com uns 
congresses e umas constituigoes que ainda mais concorrem 
para a desmoralizagao do regime. O empobrecimento do povo, 
a ruina da industria, o defmhar da agricultura — sao o re-
sultado constante dessa desmoralizagao permanente" . 

Concluiu o articulista, apos uma serie de consideragSes 
pessimistas: " . . . se nos fosse permitido, pediriamos aos ho-
mens que nos governam e que dirigem a Patria, que se tor-
nassem menos ruins e menos perniciosos do que hao sido. 
Passam os anos, mas a conduta desses homens e sempre a 
mesma: iludir a ingenuidade do povo. Que o novo ano possa 
trazer alegria aos lares e brio aos exploradores da Republica". 

Em virtude dum movimento de protesto dos tipografos 
a Gazeta do Norte suspendeu, na sua oficina, a part ir de 
20 de Janeiro, o trabalho aos domingos e dias feriados ou san-
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tificados, deixando, portanto, de circular nos subsequentes. 
Comegando no dia 31, Bento Gongalves divulgou uma 

serie de artigos sob o titulo "A ditadura de Sylla". Em feve-
reiro dedicou-se o jornal aos assuntos do campo, difundindo 
sucessivos editorials intitulados "Pela Agricultura". 

Sem que fosse, ate entao, identificado o corpo redacional, 
nele foi admitido, a 2 de margo, o jornalista Mateus de Albu
querque, que estreou a cronica diaria "Relevos", assinada 
com a inicial M., logo no dia segulnte escrevendo, em ro-
dape, as "Dominlcals", no que alternou com Mario d'Avila, 
autor do comentario "Aos domingos". 

Dias depois, entrava Abel Silva para a redagao e, s6-
mente a 5 de abril, aparecla, no cabegalho, o nome do dire-
tor: Jose de Godoi e Vasconcelos, ao mesmo tempo que a 
redagao se mudava para a sua Larga do Rosario ns. 9 e 11. 
Foram outros redatores: Carlos Mariz e Manuel Duarte. 

A Questao das Biblias, em evidencia, teve acesso na 
Gazeta do Norte em margo, atraves de artigos de Joao Bar-
reto de Meneses, R. dos Santos, Caitano d'Andrade, Artur 
Cristo Lindoso e Jovino Barroso. Criara-se tambem a inte-
ressante segao "Farpas e Ferpas", por Joao Vadio. 

Ao ensejo da passagem do terceiro ano de governo do 
Desembargador Sigismundo Gongalves, escreveu o matutino, 
na sua edigao de 7 de abril: "Seja feliz S. Ex.^; mas nao 
esquega a felicidade do Estado, que, confiante nessas pro-
messas de patriotica independencia de quem levou muitos 
anos a distribuir justiga, arrancou a venda aos olhos dessa 
deusa e, com desamor e sorrisos, vai perlustrando a trajeto-
ria de seu governo com as bengaos do comercio que definha, 
da industria que fecha as fabricas, da lavoura que sucumbe 
e do povo que emigra, sem trabalho, sem esperangas". 

VoUada, assim, contra a administragao estadual, a Ga
zeta do Norte passou a atacar, sobretudo, "o Contrato dos 
Telefones", que beneficiou o diretor do Jornal do Recife, con
tra o qual escreveram violentos artigos Jose de Godoi e Tha-
les, em acerba polemica com o referido orgao. 

Surgiram novos colaboradores, a .saber: Felicio Terra 
(pseudonimo de Nuno de Andrade), Antonio Dias, Mario Al-
ves, Ramiro Milany e Julio de Nantes, que assinava "De tem
pos em tempos". Publicavam poesias Miranda de Azevedo 
e Euzinio de Alm.eida. Segoes criadas: "Por paus e por pedras", 
versos humoristicos de Folgazao, e, ja em julho, "Coisas 
miudas", notas ligeiras, por Joao Galdino, tendo-se iniciado, 
no dia 2 do mes anterior, a divulgagao, em folhetim, do ro-
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mance "Os rebeldes", de Mayne Reid. A 13 de julho, a em-
presa reduziu o prego das ass ina turas : ano — 20$000; se-
mestre — 12$000; trJmestre — 6S000. 

Sob o t i tulo "Pers igam. . .", escreveu Jose de Godoi, n a 
edigao de 20 de julho, em meio a out ras consideragoes: "E 
vislvel a soma de sacriflcios que tenho feito pa ra m a n t e r a 
Gazeta do Norte que, enquanto estiver sob m i n h a diregao, h a 
de most rar ao publico as escandalosas negociatas, os inde-
centes arranjos dessa administragao sem escrupu^.os, que ar-
razou o poder economico do Estado, reduzindo-o a miseria em 
que se debate, sem se cogitar, sequer, de u m a medida que o 
detenha no largo caminho da decadencia em que se a funda . 
Contra a nossa riqueza produtiva que diminui, inventam-se 
novos impostos; contra a nossa liberdade politica assestam-se 
as bater ias de leis inconsti tucionais; e as por tas dos cofres 
piiblicos se abrem as gordas propinas dos contratos clandes-
tinos e das ordens de servico afrontosas do decoro publ ico". 

Estava, porem, no firm a vida do matu t ino , em face de 
dificuldades financeiras e de entraves a sua circulacao, cria-
dos pela administragao estadual . 

Tres dias apos, dizia um "Aviso aos interessados": "Con-
t inua manutenido na posse da Gazeta do Norte o seu diretor-
presidente Jose de Godoi, tendo sido desprezado pe!o d r . juiz 
competente o agravo que interpos o tesoureiro desti tuido 
Joaquim F . de Medeiros". 

Mais alguns dias e, a 27 de julho de 1907, circulava o 
ul t imo ni imero. Sairam, ao todo, 190 edicoes (Bib. Piib. 
Est.) . 

1908 . . . . 

JORNAL DO POVO — Entrou em circulagao no dia 7 de 
margo de 1908, com quat ro paginas, formato grande de seis 
colunas a 14 ciceros. Diregao e propriedade de Isaac Cerqui-
nho (1), funcionando a oficina, redagao e escritorio n a r u a 
das Cruzes (atual Diario de Pernambuco) n.° 18. Tabela de 
ass ina turas : anua l — 24$000; semestral — 15$000. Prego do 
exemplar -— SlOO. 

(1) Segundo o artigo "Defendendo-me", de Isaac Cerquinho, inserido 
no periodico Cidade de Limoeiro, de 26-10-1909, Francisco Pereira Lemos 
foi o financiador do Jornal do Povo, cuja vida — assinalou — foi efemera 
porque houve "grande prejuizo na empresa". 
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Assim come^ou o editorial de apresentagao: "Depois de 
um criterioso estudo sobre as tristissimas condigoes civicas, 
publicas e sociais do pais, que se refletem dolorosamente neste 
Estado; depois de uma observacao segura sobre as condigoes 
do jornalismo pernambucano, que apesar de muito se bater 
pelas mais nobilitantes causas, tern entretanto conseguido 
muito pouco, resolvemos publicar o Jomal do Povo, convictos 
de que ainda ha, na imprensa deste Estado, lugar para uma 
folha diaria. 

"Quern estender o olhar sobre a sociedade brasileira e 
particularmente sobre a pernambucana, terd a certeza, que 
nos temos, de que o aparecimento de um jomal que empe-
nhe toda a sua agao, que sacrifique todos os seus interesses 
pela causa do povo, sem outro fim e sem outra missao, era 
entre nos inadiavel, indispensavel mesmo, como plenamente 
aceito seria e sera em qualquer ponto deste pais. E de fato, 
e tao precaria a educagao nacional, devido a causas multi-
plas e varias, que muito e muito tera o que fazer um jornal 
destinado a eliminar tudo que concorrer para a estabilidade 
ou aumento dessa anomalia social, tao profundamente acen-
tuada nas camadas populares deste Estado". 

Prometia adotar "linguagem sincera, desassombrada e 
comedida, ao alcance intelectual das mais obscuras parcelas 
populares", utilizando "as poderosas armas da Verdade e da 
Justica", sempre "a sombra da lei e ao lado de todos os ele-
mentos saos da sociedade". 

Ao abrir a primeira coluna da primeira pagina, lia-se o 
seguinte dispositivo constitucional, que ficou permanente, 
como grito de alerta contra os governos porventura mal in-
tencionados: "Em qualquer assunto e livre a manifestagao 
do pensamento, pela imprensa ou pela tribuna, sem depen-
dencia de censura, respondendo cada um pelos abusos que 
cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Nao e 
permitido o anonimato". 

O matutino, de materia variada, adotou ligeiro servigo 
telegrafico e, entrando a fazer oposigao ao governo de Si-
gismundo Gongalves, instituiu, em quadro da primeira pa
gina, OS "Postals ilustrados", tendo por sub-titulo "Pas de 
terra" e uma trova-epitafio, substituida diariamente, ladea-
da de vinhetas funebres, mais o emblema do Estado e a le-
genda "1904-1908", o periodo da administragao a findar. 

A segunda pagina do primeiro niimero constituiu uma 
homenagem a data da organizagao do "glorioso gabinete 
Rio Branco, qye produziu o imortal 13 de maio". Tinha por 
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epigrafe "Pagina abolicionista", figurando ao centre cliche 
e soneto de Martins Junior, pensamentos de Jose Maria e 
Joao Ramos, cliche de Jose do Patrocinio, "negro de alma bran-
ca 8 de cerebro de ouro"; outro do escultor ex-escravo Anto
nio Benvenuto Celini, com a legenda: "Depois da liberda-
de do negro, vira a liberdade do branco", e vinhetas aos 
cantos, faltando em tudo a estetica da ar te grafica. 

Comegou o matu t ino apresentando varias segoes, tais 
como: "Bom-Tom", cliche e quadras alusivas a uma perso-
nalidade, por dia, a comegar pelo professor Neto Campelo; 
"Pilulas", quadra satirica, de Ascdnio; "Perfis lusitanos", 
por Alvaro de Mascarenhas; "Notas ligeiras", de D. R. (Do-
micio Rangel); "Uma por dia", quadras humoristicas, de 
S. Lucas; e "De vez em quando", de Carlos da Silva. Algu-
mas eram substituidas logo, aparecendo outras, entre elas 
"Aos sabados", de Alfredo Floresta; "Minutes amenos", sa-
tiras, de M. D . ; "Aspectos", artigos de H. F . ; "Chispas", 
versos humoristicos, por Apolo; "Coisas miudas", ligeiros co-
mentarios de Joao Galdino e, finalmente, "Moinho de ven-
to", de notas, dialogos e versos satiricos, terminando sempre 
com a quadra: 

"O vento nos ajudando 
Moeremos num momento 
Tudo o que nos chegue perto 
Neste moinho de vento". 

Estampava pequenas reportagens das ocorrencias pala-
cianas, a cargo de um "reporter incognito", de'stacado espe-
cialmente para tal fim. A par do programa de oposigao ao 
governo, travou polemica com o Jornal do Recife e o Jomal 
Pequeno, nao sem criticas pessoais a jornalistas, em lingua-
gem de ridicu^.o, como por exemplo: "Osvaldo Machado e 
feio"; "Mario Rodrigues e bonito"; "Artur Bahia e moleque"; 
"Trajano Chacon e Judas", com artigos a cada um dedica-
dos. A 1.° de abril iniciava-se a publicacao, em folhetim, do 
romance "Transfiguragao", de Manuel Arao, destinado a fi-
car em meio do caminho. 

Logo mais, foi o matut ino suspense — dia 8, n.° 27 
exatamente a data da posse do governador Herculano Ban-
deira de Melo, o que provocou a veiculagao de versoes desen-
contradas. Devido a circulagao anormal ocorrida na ves-
pera, a edigao foi distribuida gratis . Abriu-a o editorial 'Sin-
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dicato contra a imprensa de Pernambuco", em que acusou 
Tome Gibson como dirigente da espiiria instituigao, tendo 
como assessor Julio Agostinho Bezerra, dono da Agenda 
Jornalistica Pernambucana, que perseguia e prejudicava, 
"numa campanha nefasta", os gazeteiros nao pertencentes 
a sua casa distribuidora, o que acontecia com aqueles que 
apregoavam o Jornal do Povo. Diante do que, resolvera sus
pender a publicagao, enquanto organizava um servigo de 
vendagem e assinaturas e melhorava a tipografia. Distri-
buiria, durante a suspensao, um Suplemento, em forma de 
Boletim, o qual nem chegou a estrear. 

Reapareceu no dia 18 — n.° 27 A — prosseguindo mais 
ou menos regularmente. Foram seus principals colaborado-
res: Dulce Mesquita, Lino Silvio, Benedito Costa, Olimpio 
Fernandes, Aurelio Domingues, Manuel Duarte e Osvaldo Til 
(Osvaldo de Almeida), estes dois ultimos componentes do 
corpo redacional, assim como Domicio Rangel, Henrique de 
Figueiredo e Joao Coelho da Silva, do servigo de reportagens. 

Nada obstante a anunciada reorganizagao, a folha nao 
encontrou meios de manter-se. Veio a divulgar o n.^ 42 a 9 
de maio, ficando suspensa. Ainda voltou a circulagao, o for-
mato dividido ao meio, no dia 27, contendo dois editorials, as 
"Chispas" e o folhetim, na primeira pagina; amincios, na quar-
ta, sendo a segunda e a terceira totalmente dedicadas a "Ga-
leria caricata", constituida de imenso cliche de charges po-
liticas, em litogravura, uma das quais com a seguinte legen-
da: "Osvaldo Feio Machado Pereira da Silva Fuso Doido Ar-
rolhadinho da Silva". Outro exemplar encontrado foi o de 
30 de maio de 1908, novamente em formato grande (Bib. 
Piib E s t . ) . 

LEAO DO NORTE (1) — Diario vespertino, de formato 
grande, com quatro paginas a seis colunas de composigao, 
teve seu primeiro mimero divulgado a 7 de outubro de 1908, 
impresso em oficina propria. Diregao de Joaquim F . de Me-
deiros; redatores — Fernando Barroca e Manuel Duarte, au-
xiliados por Arnulfo Falcao. Assinava-se a 20S000 por ano ou 
12$000 por semestre, custando SlOO o exemplar. 

Em extenso editorial de abertura, com incursoes filoso-
ficas sobre a Imprensa, chamada "o Capitolio do oprimido e 

(1) Poster iormente , de 1912 a 1915, circulou, com o mesmo titulo, um 
bissemanario de l inguagem candente, dirigido pelo capitao Emilio Pessoa 
de Oliveira (ver Vol. VII: "Imprensa Periodica — 1910-1915"). 
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a Tarpeia do despota", "esse poder do Estado", lia-se, resu-
mindo o programa tragado: 

" . . . buscara, com a independencia dos que nao juraram 
bandeira, inteirar-se do malestar que sofrem as classes con-
servadoras da sociedade, para bater-se pelos remedies que Ihes 
possam ser aplicados. Aos governos do Estado e da Uniao, a 
quern nao louvaremos nem censuraremos, senao nos casos 
motivados, o Leao do Norte exigira o cumprimento severe da 
lei e das garantias constitucionais; mas nao os ternara res-
ponsaveis pelos fates completamente estranhos a sua agae". 
Estenderia seu "auxilio ae eperariado, ao funcionalismo, aos 
fraces e aos indefesos". 

A segae "Rastilho", de verses, assinada per M. (Manuel 
Duarte) , assim se apresenteu: 

"Tude em favor de Pernambuco e pela 
grandeza imensa desse imenso nerte, 
que e do pais a mais fulgente estrela, 
que e da Republica o torrae mais forte. 

Tudo pelo valor da amada tei'ra, 
cujo grande poder tudo proclama. . . 
Eis do Leao a flamula de guerra 
e de nos todos salutar programa". 

Isente de qualquer tendencia politice-partidaria, seguiu 
vida normal, divulgande bem redigidos editorials, neles foca-
lizando temas diverses, do economico ao social; vasto neti-
ciario e, sem servigo telegrafico proprie, celigia dados dos 
matutinos, para o que pedira venia, centanto que nao dei-
xasse de veicular o que se passava fora de Estado. Dediceu 
colunas ao Espiritismo, atraves de produgoes de Otaviane 
Coutinho, Oscar Argonel e Fernando Barroca, e incluiu se-
goes de comentarios ou de notas ligeiras e versos humoristi-
cos, a saber: "Ecos"; "Casa de Maribondos"; "Topices", per 
Simas; "Modas"; "Pitadas", a cargo de Melinho; "De vez em 
quando", de Quinquim; "No escritorio de Ziza", per Joca; 
"Bilhete postal", com a assinatura de Jacques Milkau (pseu-
donimo de Joaquim de Oliveira Melo); "Carambolas", per 
Sergio, e glosas de A. Jorge de Sousa. Duas paginas eram 
exclusivamente de anuncios. 

Apos as primeiras edigoes, a administragao do Leao do 
Norte, em reconhecimento "a boa acolhida de publico", re-
solveu estabelecer um premie, numerande cada exemplar. 
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para que o portador daquele cujo numero correspondesse a 
sorte grande da Loteria Federal recebesse uma joia, exposta 
em vitrina da rua Nova. 

Entretanto, de nada adiantou o chamariz, nao havendo 
premiados. O quase sempre mal impresso vespertino nao 
conseguiu atingir nem o fim do mes do seu aparecimento, 
finando-se com a edigao de 24 de outubro (Bib. Pub. Est. e 
Arq. Pub. Est .) . 

PERNAMBUCO — Orgao de Livre Opmiao — Publicou-
se o primeiro numero a 30 de novembro de 1908, como ma-
tutino, sob a diregao e propriedade de Henrique Augusto 
Milet, sendo redator-chefe Pedro Avelino e gerente Pedro 
Batista. Formato de 55 x 37, seis paginas de seis colunas 
e boa apresentagao grafica, achando-se a redagao e oficina 
instaladas a rua 15 de Novembro (atual do Imperador) 
n.o 43. Em primeiro piano, a esquerda do cabegalho, lia-se 
o conceito de Gambetta: "Os direitos de um povo constituem 
OS mais sagrados deveres de um governo verdadeiramente 
nacional". Tabela de assinaturas: ano — 24S000; semestre 
— 13$000; trimestre — 7S000. Prego do exemplar — 100 reis. 

Em longo artigo assinado, o diretor da folha tragou-lhe 
o programa de agao, dizendo no segundo topico: "O nosso 
titulo e uma homenagem que prestamos ao abencoado tor-
rao que nos serviu de berco e nos servira tambem de tumulo; 
ele simboliza o nosso acendrado amor a esse pedago da pa-
tria brasileira cuja gloriosa historia enche de orgulho, de 
civismo e dos maiores incitamentos a todos os seus filhos, e 
se impoe a admiragao e respeito dos que nele habitam; ele 
traduz, finalmente, a ideia que germinou em nossa mente, 
o sentimento que abrolhou em nosso coragao, de dedicar-
mos a maior soma possivel de esforgos, de mourejarmos em 
prol do soerguimento desta patria pernambucana, desde 
muito abatida moral e materialmente por uma serie de erros 
politicos, economicos e financeiros, em suma, por causas 
complexas, que mais tarde e oportunamente examinaremos, 
para ve-la reconquistar a sua hegemonia perdida no con
certo de suas co-irmas do norte". 

Continuou: "Pernambuco nao e uma empresa de espe-
culagao mercantil; e um produto de um puro sentimento de 
altruismo. Nenhum misterio envolveu a sua criagao, ne-
nhum deus poderoso presidiu o seu nascimento e, assim tam
bem, nenhuma Cassandra descortinara o seu futuro, predi-
ra o seu destino. 
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"Nascido de um sentimento de amor, ele obedecera sem
pre a sua tendencia nativa; exercera em larga escala o amor 
do proximo na defesa dos direitos e interesses da humani-
dade oprimida e perseguida; defendera o fraco contra a pre-
potencia do forte; estara sempre ao lado do trabalho contra 
OS abusos do capital explorador; invetivara todas as violen-
cias, onde quer que elas aparegam ou se manifestem, venham 
de onde vierem, promanem de autoridades legalmente cons-
tituidas, surjam de fortes associagoes ou de caricatos pode-
rosos que comprometem os governos que apoiam e poluem 
OS partidos politicos a cuja orientagao obedecem. 

"Onde estiver a dor que se traduz pela lagrima, simbolo 
do sofrimento; onde estiver a violencia fisica ou moral pro-
vocando gritos de desespero e de sede de justiga, surgiremos 
nos armados de ponto em branco, como Athenes, ao sair do 
feerebro de Zeus, apoiados aquela forga que da a consciencia 
do direito e do dever para levarmos o balsamo consolador aos 
que gemem, para profligarmos os abusos e implorar as jus-
tas reparagoes, ainda quando tenhamos a certeza de que a 
nossa voz tera a sorte da do prof eta clamantis in deserto. 

"A nossa missao tutelar na imprensa nao se limitara, 
porem, a defesa e protegao dos direitos e interesses puramen-
te individuals, ao cidadao isoladamente; se estendera tam-
bem e principalmente a todas as classes que concorrem para o 
aumento da riqueza publica, se esgotando na oficina do tra
balho nacional, sem resultado compensador do sen insano 
labutar". 

Mais adiante, frisou o articulista: "Pemambuco nao se 
acha filiado, e jamais se filiara, a nenhum dos partidos ou 
fagoes politicas que presentemente se digladiam no cenario 
publico do Estado. Nao obedecendo a orientagao de qualquer 
desses chefes ou sub-chefes, nao se imiscuira nas estereis 
discussoes partidarias que sempre resvalam do terreno dos 
principios e das ideias para o campo das pessoas e, nao raro, 
das proprias familias que, para ele, serao sempre coisas in-
tanglveis e sagradas". 

"Aceitando a republica federal representativa e presi-
dencial, a qual de modo algum satisfaz os ideals politicos do 
seu diretor-proprietario e do seu redator-chefe, dentro dela 
discutiremos todas as questoes que se prendem ao seu meca-
nismo ou aparelho governamental, para salientar as conse-
quencias prejudiciais que dele tem resultado para o nosso 
pais — na ordem politica e administrativa, na economica e 
financeira. A nossa folha e, porem, um orgao de livre opi-
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niao: ela aceitara em suas paginas artigos de todos os credos 
e de todas as crengas, assinados pelos seus autores. 

"A nossa posgao perante o governo deste Estado sera 
a de quern nao e amigo nem inimigo politico. Seus atos ad-
ministrativos, bem como os da Uniao, serao apreciados, dis-
cutidos e analisados a luz da mais completa imparcialidade e 
com Eoberana isengao de animo". 

Depois de ou'ras consideragoes: "Dirigida, como vai ser, 
pe'a alta competencia do nosso redator-chefe, jornal'sta con-
sumado, que, ha vinte anos, tem tergado a sua bem aparada 
pena nas lu^as da imprensa do pais, temos convicgao de que 
a nossa folha mui'.o agradara ao povo pernambucano, de 
quem e para quem vai viver". Em conclusao: "A nossa poli-
tica e o bem da pa ' r ia . A nossa religiao e o culto do bem e 
da verdade. A legenda da nossa bandeira e — pro patria, pro 
populo". 

Numa nota dirgida "Aos colegas", lia-se, no periodo fi
nal: " . . . o Pernambuco entra na vida inabalavelmente con-
fiante no futuro, certo de que a imprensa e um fator tao po-
deroso quanto fecundo da elevagao menta^ e civica das socie-
dades. E, dominado por tais sentimentos, e que o nosso jornal 
apresenta aos seus colegas do Recife saudagoes sinceras do 
afeto mais respeitoso". 

Nou*ra, sob o titulo "Os nossos", estampou a relagao dos 
componentes do corpo redac'onal, a fim de facilitar-lhes a en-
trada "nos lugares ate onde seja licito penetrar um represen-
tante da imprensa, quando a servigo do jornal a que pertence, 
sem OS empecilhos humilhantes de qua'quer diivida a respeito 
de sua verdadeira missao. A^em disso, tal comunicado produz 
mais o efeito de evitar que pessoas inteiramente estranhas a 
nossa tenda de trabalhos ilaqueiem a boa fe do publico, di-
zendo-se enviadas do Pernambuco sem de fato o serem". Eis 
a turma: secretario — Joao Demetr'o de Meneses; encarrega-
do da segao telegrafica — Publio Pugo; reporteres — Jose Luis 
de Melo, Jose Campe^o e Joao Lemos; cron'sta musical — 
Nicolmo Milano. A segao comercial foi entregue a Manuel 
Lima. Como co'aboradores, figuravam: A. de Sousa Pinto, 
Joaquim Tavares, Altino de Araiijo, Alfredo de Carvalho, Joao 
Batista Regueira Cos:a, Gondin Filho, Trajano Chacon, Cai-
tano de Andrade, Sabino Pinho, Luis Jose da Silva, Rodolfo 
Araujo, "alem de ou'ros intelecluais de reputagao firmada na 
capi'al da Republica e dos Estados". 

Uma lerceira nota redacional, na primeira pagina, corro-
borada por mais outra, na terceira, pedia desculpas ao leitor 
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pelo tamanho do jornal, advertindo que se tratava de formato 
provisorio, ate a chegada de nova maquina impressora e 
grande quantidade de tipos, quando viria a ter o formato 
adotado "pelos jornais de maior tiragem do mundo i.atino". 

Como novidade na imprensa pernambucana, criou a "Co-
luna Cosmopolita", dedicada aos estrangeiros, que poder:am 
tratar, "na lingua que Ihes e familiar, dos interesses das res-
pectivas colonias e nagoes". Apresentou uma lista dos con-
sulados existentes no Recife, completando a segao uma cro-
nica em italiano, assinada por II Lodigiano. 

De circulagao ininterrupta, inseria bons artigos redacio-
nais e assinados; amplo servigo te^.egrafico; noticiario varia-
do; "Notas do Dla"; "Comercio"; os versos humoristicos "De 
vez em quando", de Jacques Milkau (travesti de Joaquim de 
Oliveira Melo); "Indiscregoes"; "Os nossos examinadores", 
com o sub-titulo "Em uma das paredes da sala do 5.° ano", 
constante de sonetos-perfis, por Flavio Smart (o mesmo que 
Franklin Seve); "Aos domingos", comentarios de Tulius, como 
se ocultava Jose Campelo, e as "Filigranas" (1), cronica ele
gante de Flavio, que era Joao Lemos. A partir de 13 de de-
zembro: "Cronica", em duas co^.unas, aos domingos, assina
da por M. D. (Manuel Duarte) , o qual, com as mesmas ini-
ciais, passou a escrever, diariamente, as notas intituladas 
"Tira e meia", depois " D u a s . . . " , " T r e s . . . " , ate "Quatro 
t i ras" . E havia, tambem, os "Piparotes", versos hu
moristicos de J . D .B . Outra secao interessante: "Os cole-
gas", resenha comentada da materia principal dos diarios da 
vespera. Os anuncios ocupavam menos de tres paginas, sain-
do o jornal, invariavelmente, com seis. 

Na edlgao de 7 de dezembro, declarava um artigo de fun-
do estar ocorrendo certa conjura contra o Pernambuco, 
mediante a propaganda do silencio, "que e uma das formas 
da insidia e da nevoenta maldade, sutil e perigosa". fi que 
OS vendedores do jornal nao o apregoavam na rua, recurso 
empregado por alguem que nao se sentia bem com a presenga 
do concorrente. 

No dia seguinte, em nota solta, reclamava nao saber que 

(1) Nas "Fil igranas" de estreia (edigao de 8-12-908), Flavio perguntava, 
insinuando: "Por que as nossas patricias, em vez de fazerem as suas com-
pras em dias incertos da semana, nao as fazem em dias determinados? Nao 
sera mais agradive l sairem todas em um s6 dia?" E sugeriu, para isto, as 
quintas-feiras, com o que a rua Nova "apresentar ia um aspecto mais des-
l u m b r a n t e " . . . 
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mal havia feito ao seu colega Argemiro Aroxa (Jacques Ste-
nio), do Correio do Recife, frisando: "Todos os dias, chova ou 
haja sol canicular, o eminente jornalista tem sempre para 
nos uma pontinha do seu delicado humorismo, muito mais 
causticante e muito mais ironico que o das penas de Martim 
Francisco e Carlos de Laet". 

A primeira prova de fogo temperamental do Pemambuco 
foi dada a partir de 20 de dezembro, quando se voltou contra 
o Jornal Pequeno, que abriu campanha de condenagao ao 
trust da carne verde, denunciando Henrique Milet como pa-
trono dos marchantes . Alem de artigos redacionais, Carlito 
Fernandez (2) comegou por escrever "Tolices do Pequeno" e 
o professor Milet divulgou uma serie de quatro artigos, sob 
o titulo "O Jornal Pequeno e o dr . Tome Gibson", pagando 
com a^.tos juros os insultos de que fora objeto. Acentuou, entre 
outras diatribes: " . . . Jornal Pequeno, jornal descaracteriza-
do, como e o seu proprietario, jornal cujo alvo linico, como 
veremos amanha, I a caga ao tostao". 

Nao demorou muito a refrega. Abriu a edigao do Per-
nambuco de 4 de Janeiro de 1909 a nota a seguir: "O nosso 
diretor, dr . Henrique Milet, manda declarar que nao respon-
dera ao rafeiro do Jornal Pequeno que ontem a tarde o mor-
deu. Nao conhece esse cao senao pela coleira que &\e traz 
ao pescogo: dexa-o entregue aos carinhos e castigos do 
lapuz seu proprietario". 

Ent ra ram em cena logo os apaziguadores. Apareceu a 
segao de comentarios "A Nankin", a cargo de Benedito Jar-
risso, ao passo que o jurista Hersilio de Sousa escrevia, em 
serie, sobre o tema "Cristo na Historia". 

Toda a primeira pagina da edigao de 9 de Janeiro foi de-
dicada a Henrique Milet, com cliche e legenda, em versos, 
de Manuel Duarte, panegirlco, notas biograficas e saudagoes 
assinadas por varios admiradores, tendo como motivo o cin-
quentenario natalicio do "amado diretor". Lia-se, no dia se-
guinte, longa reportagem a respeito dos grandes festejos co-
memorat'vos da data — bandas de musica, discursos, presen-
tes (3), champanha e folhas de canela em profusao. 

Desde os primeiros niimeros, vinha Robert Scott, atra-
v6s das "Solicitadas", mantendo acesa campanha contra a 

(2) fesse pseudon'mo constituia uma sStira a Carlos Dias Fernandes, 
entao redator do Jornal Pequeno. 

(3) Os tipografos ofereceram ao aniversariante um quadro com a 
primeira pdgina da edicao do dia 9 impressa em cetim r6seo. 
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administraQao da Great Western (hoje Rede Ferroviaria do 
Nordeste), para o que contava com a ccoperagao de funcio-
H^arios brasi'eiros da empresa, sucedendo-se as reclamagoes 
a respeito do mau t ratamento a eles dispensado, ao conlra-
rio do que sucedia com os empregados ingleses. De tudo 
resultou uma greve pro-aumento de salaries, que rebentou a 
12 de Janeiro e se prolongou ate o dia 24, dedicando o Per-
nambuco, diariamente, a primeira pagina ao respective no-
ticlario e comentarios. 

No dia 25 (ainda de Janeiro), o matut ino aumentou de 
formato, passando a dimensao de 65x46, com apenas quatro 
paginas de seis colunas, estas a 14 ciceros. Exibiu novo 
cliche de cabegalho, melhorando a apresentagao grafica ge-
ra l . Alterou-se, igualmente, o corpo redac^onal: Henrique 
Milet, alem de proprietario e diretor, assumiu a chefia da 
redagao, enquanto Publio Pugo e Jose Campelo cederam o 
lugar a Franklin de Magalhaes Seve e Manuel Duarte, sen-
do conferidos a Albino Meira Filho "poderes para represen-
ta r" o jornal onde Ihe parecesse necessarlo. Entre os revi-
sores contava-se Jose Diniz Barreto. 

Novas segoes foram criadas: "Modos de ver", de J . D . ; 
"Cortes e recortes"; "Noticias de Portugal"; "Para variar" 
— versos humoristicos, de Z; "Recife elegante", por Silvio; 
"Cartas da Paraiba", de Romeu Avelar, que depois entrou 
para o corpo redacional, e "Palavras soltas", de J . Aurelio. 
Tornou-se, entao, das ma's fecundas a atuagao de Manuel 
Duarte, escrevendo a cronica diaria "A^gumas t i ras" (M. 
D . ) , e outras notas, e divulgando poemas ou sonetos, alter-
nadamente com Andre Pereira da Costa, Joaquim Ramos, 
Tondela Junior, Jose Barbosa Correia, Carlos Santa Cruz, 
Adauto Acton, Gervasio Fioravanti, Caitano Galhardo, Pau
lino de Andrade, Jose Campelo e Jose Fasanaro . 

A partir de 19 de fevereiro o matut ino adotou a oferta 
de premios por sorteio, aos novos ass^nantes, a salientar uma 
joia no va^or de 250$000, ou o proprio dinheiro, oferecendo, 
depois, outro tipo de sorteio a compradores avulsos: ao por-
tador do exemplar do jornal cujo mimero (todos passaram 
a ser numerados) correspondesse ao premiado pela Loteria 
•Federal — 10^000 para a centena e 100$000 para o milhar. 

Entre os colaboradores de trabalhos em prosa, apareci-
dos esporadicamente, destacavam-se Soriano Filho ("Cartas 
polimorficas"); Rego Medeiros ("Correspondencia do Rio"); 
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Vigario Pedrosa; Domingos Fonseca, Julio Porto Carreiro e 
Ferrer Junior. 

Alteragao no corpo redac'onal ocorreu a 5 de junho, com 
a saida de Franklin Seve e Romeu de Avelar, o ultimo em 
conseqiiencia de "profundas divergencias" com o redator-
secretario Jose Demetrio. fiste, por sua vez, embarcou para 
o Rio de Janeiro a 29 de setembro, em vilegiatura, nao mais 
reassumindo o cargo. Logo mais, a 31 de outubro, publ'.ca-
va-se uma declaragao, segundo a qual a empresa julgava 
necessario informar aos "amigos e, principalmente, aos ini-
migos", que era o seguinte, alem do diretor, o pessoal em 
servigo no Pernambuco: "Sub-gerente — Sebastiao Milet; 
reda^^ores — Manuel Duarte (secretario) e Oscar Brandao 
da Rocha; reporteres — Joao Lemos, Joao Correia de Oli-
veira e Jose Luis de Melo; este ultimo substituira, algum 
tempo antes, Augusto Cordeiro de Melo, que nao trabalhou 
mais que um mes; auxiliares da redagao — Alfredo do Car-
mo, Joao Batista do Nasc'mento, Antonio Lopes, Luis dos 
Santos Leite e Manuel Cisneiros; encarregados da parte co-
mercial — Samuel Lins e Manuel Lira; representante em ser-
viQo no interior — Mario Macedo; correspondente no Rio de 
Janeiro — Alfredo de Ambrys, da Agenda Havas. 

Com sua entrada para a redagao, Oscar Brandao criou 
logo a segao de versos humoristicos "Bandarilhas", sob o 
pseudonimo de Jatyr Junior; divulgava, concomitantemente, 
sonetos e poemas com o proprio nome e, depois, artigos po-
liticos. 

Patrocinada pelo Pernambuco, nasceu a campanha des-
tinada a organizagao do Centro Pro-Hermes da Fonseca — 
Venceslau Braz, candidates a Presidencia e Vice-Presidencia 
da Repiiblica. 

Em edigao rotineira, festejou a folha, a 30 de novembro, 
o seu primeiro aniversario, estampando, com destaque, o re-
trato do diretor Henrique Milet, tendo abaixo a legenda: 

"Pode o mundo rugir. Do desespero aos trances 
pode a inveja malsa negar os teus laurels! 
Nao te alcanga ninguem para ferir-te os f ancos! 
Nao te alcanga ninguem para chegar-te aos pes". 

Autor da quadra, Manuel Duarte assineu, igualmente, o 
editorial cememerativo, no qual teceu consideragoes sobre o 
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jornalismo em geral e a vitoria do Pemambuco na imprensa 
indfgena (4), dizendo: " . . . pouco Ihe falta para ascender 
ao cimo, desde que todos os que Ihe dao a seiva do espirito 
estao com Sle identificados, adoram-^.he os principios pro-
gramdticos, mant6m-lhe a independencia e professam a sua 
doutrina em politica e em moral". A data foi assinalada 
com manifestagoes publicas, recepgao e discursos. 

Modificou-se, novamente, a 1.° de Janeiro de 1910, o for-
mato do diario, que passou ao maximo de 73x53, igual ao 
das demais folhas matutinas da epoca, ao mesmo tempo que 
se acrescentou k tabela de assinaturas a seguinte parcela: 
;Fora da capital: ano — 27$000; semestre — 145000. 

Na data em aprego redigiu Oscar Brandao longo artigo, 
no qual depois de aludir aos esforgos do "genia^ diretor", 
acentuou: "Independenles e livres, sem partidarismo e sem 
compromissos politicos, a nossa missao tem sido sobrancei-
ramente desempenhada. Se apontamos defeitos graves na 
diregao dos negocios politicos de Pemambuco, analisando 
meticulosa e criteriosamente os atos administrativos dos seus 
governos e a politica estreita do dr. Rosa e Silva, por outro 
lado somos os primeiros a reconhecer a falta de coesao dos 
grupos oposicionistas do Estado e a falta de um chefe em con-
digoes de assumir no atual momento politico a diregao su-
prema de um partido reacionario e capaz de opor seria resis-
tfencia k marcha assoberbante do partido que nos domina. 

"Se ^astimamos a decadencia do nosso querido Pemam
buco, 6 porque procuramos, na qualidade de seus filhos, rei-
vindicar as suas glorias antigas e conquistar para ele o lugar 
que por direito Ihe competia e Ihe compete no concerto har-
monioso dos estados da federagao brasile'ra, para proclama-lo 
bem alto: o oriente de todas as glorias do Brasil". 

Novos poetsus eram divulgados, a saber: Mendes Martins, 
Frederico Codeceira, Gastao Diniz, Rodova^.ho Neves, Costa 
Rego Junior, Vitor Fagundes, Esdras Farias e Otavio Cunha, 
que alternavam com os maiorais Manuel Duarte e Oscar 
Brandao. Publicavam-se "Cartas de A16m-Mar", de M. M.; 
e, a 12 de Janeiro, iniciava-se o folhetim "Os ultimos dias de 

(4) Na mesma edi^ao, em artigo assinado, escreveu Oscar Brandao o 
elogio do redator-secretdrio, frisando: "A Sle, sim, ao Manuel Duarte, que 
entrou como simples revisor, no inicio de sua publicagao nesta capital, ha 
um ano apenas, deve o Pemambuco, em grande parte, a aureola gloriosa 
que I h e c i r c u n d a o nome, o extraordindrio conceito em que e tido pela 
populagao do nosso Estado e dos outros em que chega, pela simpatia es-
pontaneamente conquistada". 
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Pompeia", de Lord Bulwer Lytton. L:am-se artigos assinados 
por Alfredo Lamartine, A. de S. e Terencio Porto (pseudo-
nimo de Alfredo de Carvalho). Veio apos a segao "Venabulos", 
constituida de versos humoristicos, a cargo de Rosalio Silva, 
em substituigao as "Bandari lhas". 

Durante quase todo o mes de Janeiro, repetiu-se a nota 
a seguir, abrindo a primeira pagina: "Em nossas oficinas 
apenas nao havera traba^.ho nos dias 1 de Janeiro, segundo 
dia do Carnaval, sexta-feira santa, 24 de junho e 25 de dezem-
bro, razao pela qual esta folha nao circulara no dia que se 
segu'r a cada um dos acima referidos" (5) . 

Henrique Milet empreendeu guerra acerba a oligarquia 
reinante no Estado, atraves de extensos artigos, nem sempre 
assinados, mas sempre identificada a sua autoria, porque co-
megavam e terminavam, invariavelmente, com uma frase la-
t ina . Tambem Oscar Brandao assinava longos comentarios 
contra a politica rosista. Trocavam, assim, sucessivas diatri
bes com o Diario de Pemambuco, de propriedade do Conse-
Iheiro Rosa e Silva. 

"Mentira politica', divulgado a 24 de Janeiro — ainda 
1910 — foi um dos mais vibrantes editorials do professor Mi-
let, que comegou por aludir as mentiras da Grecia antiga e 
de Roma, af 'rmando que "a propria descoberta do Brasil foi 
uma mentira politica" e "nao foi menor mentira politica a 
nossa Independencia", nem escapou do epiteto a monarquia 
constitucional, sen^io "mentira, tambem, a repiiblica federa-
tiva brasileira". E frisou: "Mentira, esta federagao! Ela con-
verteu o territorio nacional em satrapias oligarquicas, entre-
gando cada uma delas a um chefe politico, que a governa, 
administra e exp^ora como se fora um senhor feudal, verifi-
cando-se tudo isto com mais escandalo nas satrapias do Nor
te da Repiiblica. Esta satrapia de Pernambuco, onde vivemos 
e exercemos as nossas profissSes ha 14 anos, pertence, de di-
reito e de fato, ao dr . Rosa e Silva, que dela faz e dispoe como 
bem entende". 

Promoveu o Pernambuco, atraves do seu diretor e dos re-
datores principals, uma serie de comlcios publicos em favor 
da candidatura Hermes da Fonseca a Presidencia da Repii-
blica, sendo o mais ardoroso orador Manuel Duarte . fiste, 

(5) Essa praxe, mantida pelo Pernambuco desde o primeiro niimero, 
veio a ser adotada, tambem, pelos demais matutinos, mediante acordo, a 
partir de 9 de maio de 1910. 
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entretanto, largou a redagao a 17 de margo, "apos relevantis-
simos servigos prestados", "deixando profunda saudade". As-
cendeu ao cargo de redator-secretaro Oscar Brandao (6) . 

Nesse mes, transcreveu varios artigos sobre a politica 
pernambucana, assinados por Jose Mariano, representante, no 
Rio de Janeiro, do bloco oposicionista organizado em Pernam-
buco, para derrubar Rosa e Silva. Tambem foi em mavqo 
que comegou a segao "Parasitas", com a assinatura de Esta-
cio Elisio, redigida ironicamente, a+raves do resumo do no-
tlciario da Camara e do Senado inserido no Diario de Per-
nambuco. "O que, porem, deu lugar a cr agao dela foi o fato, 
pequenino e mesquinho, de nao nos terem enviado a nota do 
que se passava nas duas casas do Congresso e nos t inhamos 
a necessidade de dar aos nossos leitores o resultado do que di-
zem e do que fazem os seus representantes eleitos", segundo 
explicou a redagao. 

Sob o titulo "Cobardes", denunciou, a 18 de maio, com 
"absoluta certeza", ter havido uma reuniao, no palacio do 
governo, cujos proceres da situagao dommante combinaram 
o empastelamento de suas oficinas e o massacre dos redato-
res. Deante do que, a diregao responsabilizou Rosa e Silva, 
jseu filho do mesmo nome e seu genro Anibal Freire, pois nao 
ajustaria contas com os "miseraveis instrumentos" que se 
prestassem a projetada manobra. Nada tem^a. E cont!nuava 
a cauterizar, com ferro em brasa, o "cancro" da oligarqu^'a do-
minante . Mas a ameaga fa^hou e, na edigao de 21, a tarando 
desabridamente o Diario de Pernambuco, escreveu o articulis-
ta: "Saiba a folha do dr. Rosa e Si^va que o Pernambuco as-
sistira primeiro o aniquilamento da oligarqu^.a pernambuca
na para morrer entao". 

Ocorreu ligeira mudanga no quadro de auxiliares da re-
dagao, da qual se ausentou Otavio Cunha, precisamente a 10 
de maio, quando o chefe da revisao, Andre Nauzer, subiu para 
a reportagem, indo Jose Luis de Melo para o escritorio mer-
canti l . Logo mais, era dado como "colega de trabalho" Si-
zenando de Oliveira, aparecido com artigos assinados, ao 
mesmo tempo que Armando Paiva subscrevia contos ligeiros; 
Samuel Campelo divu^gava sonetos; Chiquinho fazia a segao 
"Intervalos", de satiras politicas, igualmente as "Chispas", 
de X. Y. Z . , outro travesti de Oscar Brandao. 

(6) Espiritos eminentemente exaltados, Manuel Duarte e Oscar Bran
dao terminaram inimigos, indo mesmo as "vias de fato", segundo o Per
nambuco de 15 de outubro de 1910. 
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O mes de julho assinalou intensa polemica com o Jornal 
do Recife, a proposito da dualidade de diretorias do Insti tuto 
Arqueologico, Historico e Geografico Pernambucano, com ata-
ques d!retos a Osvaldo Machado e Martinho Garcez, redato-
res daquele orgao, o ultimo dos quais, na qua^idade de Pro-
motor de Fundos e Residuos, fizera uma representagao junto 
ao Governador do Estado, pedindo a intervengao do poder 
publico no sodalicio, que classificou como "fundagao", termo 
e medida repelidos, com exito, em longos artigos de Mllet e 
atraves dos epigramas das "Chispas". 

Na edigao do dia 17 deu-se grande destaque a organiza-
qao do Partido Democrata, med'ante a fusao dos elementos 
lucenistas e marianistas, para o combate a oligarquia de Rosa 
e Silva. Em plena oposigao ao governo, o Pernambuco vinha 
criticando acremente o orgamento estadual. Atacava, por 
outro lado, a administragao do prefeito Arquimedes de Oli-
veira. 

Ainda em julho, a secao "Chispas" foi substituida pelas 
"Lambadas", com a assinatura de Oliva de Ramon (7) . Fo-
ram novos colaboradores: Edwiges de Sa Pereira e Antonio 
Coelho Pinheiro, este ultimo logo mais entrando como reda-
tor, ao passo que Jose Luis de Melo voltava para a re-
portagem. 

No ul t 'mo dia do mes, eleito Hermes da Fonseca presi-
dente da Repiiblica, o Pernambuco .̂evou a efeito comicios e 
passeata, enquanto Oscar Brandao divulgava o artigo "O 
redentor dos oprim'dos". 

A 18 de agosto, o redator-secretario apresentou queixa-
crime, por motivo de injuria, contra o comerc^"ante Joao An
tonio Freitas, que afirmara, em carta ao Diario de Pernam
buco, haver sido ele, Oscar Brandao, esbofeteado pelo jorna-
lista Joao Demetrio, no d'a 4, quando podia provar o con-
trar io . Em consequencia, o priniitivo redator-secretario do 
Pernambuco agrediu Oscar, no dia 29, acompanhado de dois 
individuos, numa viagem de "maxambomba" entre a rua da 
Aurora e o suburbio de Campo Grande (8) . 

A partir de 2 de outubro a folha apresentou nova tipa-
gem na primeira pagina, nitidamente impressa. As edigoes 

(7) Replica ao pseudonimo Ramon de Oliva, usado nas "Semanais" do 
Diario de Pernambuco pelo jornal is ta Ulisses Costa, a epoca Chefe de 
Policia . 

(8) Histor iando os fatos, existem artigos de Joao Demet r ' o no Diario 
de Pernambuco de 11 a 18 de agosto e 2 de outubro de 1910. 
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de 14 e 15 de novembro foram dedicadas a posse de Hermes 
da Fonseca na Presidencia da Republica, nelas transcreven-
do-se, ao mesmo tempo, a cronica "O rapto de Helena", pu-
bMcada pela Provincia do Para, que dera lugar a uma agres-
sao ao seu autor, Carlos Dias Fernandes, redator do Jomal 
do Recife. A 21, comegou o folhetim "Obras primas de Cha
teaubriand", em tradugao de Teofi^o Braga. Novos colabora-
dores: Esmeraidino de Oliveira e Miranda de Azevedo. este 
autor das "Notas e divagagoes", feito jornalista panfletario. 

En^^rou para o cartaz o senador Goncalves Ferreira Ju
nior (Tonico Ferreira), que bravateava (ed'cao de 26 de no
vembro) ser "homem nao so para rasgar os teleeramas, como 
tambem para quebrar as car+^olas e cortar de tabica os ba-
chare^s reda+ores do Pernambuco". Mas a redacao nao ?e in-
tim'dou, vindo a denunciar fa^os bem eraves, como a parti-
cipacao do bravo par^amen^"ar em bailes e numa ca'=̂ a de com-
borcas. chamando-o Cedicao de 9.f^^ "sem vero-o^'ha". "rovar-
de", "o Antonio Silvino da capital", "homem crapu''a", "ra-
feiro" e outros adietivos de identica marca. Tonico resnondeu 
pelo Diario de Pernambuco, aerediu Miranda de Azevedo (so 
com palavroes) e continuou a ameagar. 

Ressaltou Oscar Brandao, em artigo de 30 de novembro: 
"Agora mesmo, no dia em que a nossa folha completa dois 
anos de uma existencia devotada a causa publica e ao res-
gate dos br'os de Pernambuco, estamos ameacados de mor-
te. fi que o nosso tirano quer assistir, como Nero, nas ves-
peras do incendio de sua Roma polltica, os sanguinarios 
espetaculos dos anfiteatros romanos. Para isso ele ja orde-
nou que so^^assem as feras. As jauias estao abertas. O lobo 
e o tigre, Ulisses Costa e Antonio Gongalves Ferreira Jun'or, 
escancaram as fauces para tragar-nos. O dr. Rosa e Silva 
quer sangue para alimentar os seus jasruares. Seia feita a 
sua vontade. E hoje, mais do que nunca, estamos prontos 
a servir de pasto as feras do Nero pernambucano. Se assim 
acontecer, taWez que o dia do nosso aniversario seia o gran-
dioso d'a da libertagao de Pernambuco — ideal supremo do 
Pernambuco". 

Na edigao seguinte, Henrique Milet divulgava um convite 
recebido de Tonico Ferreira, para com ele bater-se, o que 
repeliu, porque, sendo o duelo considerado crime no pais, 
receava ser preso em flagrante antes de chegar ao campo 
da honra ou assassinado por capangas. Prosseguiram os ar-
tigos contra Tonico e Ulisses Costa, que estariam mancomu-
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nados, sob o beneplacito do Diario de Pernambuco, para ex-
tinguir o professor Milet e o Pernambuco. 

A 2 de dezembro foi agredido Miranda de Azevedo, o qual, 
fazendo coro com a redagao, vinha fustigando os desmandos 
da situagao dominante, em artigos incisivos. Alvejado por 
capangas, estes, todavia, erraram a pontaria, sendo postos 
em fuga pe .̂os guardas da Alfandega que guarneciam a ponte 
Mauricio Nassau, por onde ele passava. 

Quatro dias apos, lia-se o artigo "A capitulagao", segun-
do o qual, gragas a "adesao completa" do povo e as provi-
dencias encaminhadas pelo Presidente da Republica, estava 
desaparecendo o estado de anormalidade que agitara o Re
cife com "espaventosa movimentagao de forgas polic'ais" e 
"degradante capangagem assalariada por um detraque". 
Concluiu o editorialista: "Mas afinal capitu^aram os vanda-
los e nos vencemos ativamente, sem a minima transigencia, 
sem o recuo de um passo; tudo que fizemos ficou feito, tudo 
que dissemos ficou dito". 

Prosseguiram os ataques ao Diario, a Rosa e Silva e a 
misses Costa, alvos principals, sobretudo, da satira contun-
dente da nova segao "Bolhas de Sabao", assinada pelo Dr. 
Vale. 

Ocorreram mais represalias e o predio do Pernambuco 
foi cercado pela policia no dia 16, medida suspensa por uma 
ordem de habeas-corpus impetrada em favor do gerente e dos 
redatores, que haviam sido intimados a comparecer a Dele-
gacia, para explicagoes. 

No dia seguinte seguia Henrique Milet para o Rio de Ja
neiro, sendo substituido na diregao por Oscar Brandao, cujos 
artigos politicos assinados passaram a ser mais frequentes, 
alternadamente com os de Coelho Pinheiro. 

Logo ao comegar 1911, precisamente no dia 2 de Ja
neiro, foi o novo gerente do jornal, Joaquim de Oliveira Va-
lenga, agredido por capangas, a cacetadas e tiros, que nao o 
at ingiram. Em vibrante artigo, dois dias apos, Joao Barreto 
de Meneses verberou o procedimento dos agressores e da 
policia. 

Mais duas segoes de satiras politicas foram criadas: 
"Rosetas", por Francisco de Assis, e "Espinhos", a cargo de 
Rosalio Silva. Enquanto isto, Henrique Milet atigava o fogo 
atraves da imprensa carioca, divulgando tremendos artigos, 
que o Pernambuco transcrevia, inclusive, no dia 3 de feve-
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reiro, num resumo telegrafico, o intitu!ado "O dr. Rosa e 
Silva, sua mora .̂ privada e politica" (9). 

Apos a edigao do dia 4, a folha ficou preterida durante 
quase uma semana. Nesse periodo ocorreu verdadero terror. 
Tipografos foram agredidos a cacete e sabre, houve prisoes e 
ate amigos da empresa sofreram vexames, sendo a redagao e 
a oficina ocupadas pela polic:a (10). No escritorio de advo-
cac'a do dr. Milet, onde se encontrava com outras pessoas, 
foi o gerente Joaquim Valenga cagado por policiais, sendo 
estes repelidos a bala. Na ocasiao, viu-se espancado o repor
ter d'A Provincia Cisneiros de Albuquerque. 

Em face da situacao gravissima cr'ada, interveio, como 
mediador, o General Inspetor da Regiao Militar, convocan-
do OS diretores do Pernambuco e do Diario de Pernambuco 
para uma reuniao, durante a qual os respectivos represen-
tantes assumiram compromissos no sentido de evitar reta-
iiagoes pessoais no dominio da vida privada. 

Devolvidas, pela policia, as chaves do predio do Pernam
buco, circulou este no dia 10 de fevereiro, mas na edigao se-
guinte, fugindo aos compromissos, Oscar Brandao fez abrir 
a primeira pagina com o incriminado artigo de Henrique 
Milet, seguindo-se-''he o editorial que fora divu^gado em 
avulso. Essa edigao foi retirada da oficina, alta madruga-
da, pela poHcia, e levada para o Cais da Regeneragao (atual 
Avenida Martins de Barros), onde Ihe atearam querosene, 
fazendo uma fogueira. Ficou aberta uma janela da parte 
dos fundos do edificio, por onde os vandalos retiraram a com-
posigao da pagina que continha a materia sediciosa. Dias 
depois, desapareceu uma carreta da maquina impressora. 

O diretor interino, Oscar Brandao, e o gerente Valenca 
viram-se forgados a sair de Pernambuco, resultando o jornal 
suspense, uma vez que o ambiente se tornara irrespravel. 

Oito meses depois, justamente no dia 5 de outubro |ie 

(9) Em represalia, o Diario de Pernambuco escreveu, referindo-se ao 
professor Milet, o artigo "Perfil de um bandido". E o Pernambuco distri-
b u u boletins pela cidade, com o "Perfil de tres bandidos", indicando-os: 
Francisco de Assis Rosa e Silva Junior , Ulisses Gerson Alves da Costa e 
Ar tur Henrique de Albuquerque, redatores do Diario, "responsaveis" pelo 
editorial infamante. 

(10) Segundo referencia biografica na revista Visao, de Sao Paulo 
(edigao de 19-3-1954), o jornalista Rafael Correia de Oliveira comegara 
sua vida de imprensa como revisor do Pernambuco . Quando o jornal foi 
assaltado por capangas do governo, ele pulou do pr imeiro andar para den-
tro de um quintal, ai colocando uma escada no muro para facilitar a fuga 
dos companheiros . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 6 1 

1911, tendo renunciado suas fungoes o Governador Hercu-
lano Bandeira, voltou a circulagao o Pernambuco, como 6r-
gao do Partido Republicano Conservador, estampando, na 
primeira pagina, cliche de Dantas Barreto. Apresentou-se 
sob a d'regao de Rodolfo Gomes Filho, tendo como gerente 
Augusto Franco do Rego. 

Segundo o editorial estampado, a voz do patriotismo 
suplicava "o aparecimento de um orgao de oposicao com o 
intuito de falar ao povo a Unguagem da verdade, instruin-
do-o, esclarecendo-o e ensinando-o. Dai a razao do reapare-
cimento do Pernambuco, que continuara a trabalhar para 
esse fim. orgao republicano, de feigao oposicionista ao go-
verno do Estado, sob a patriotica orientagao do Partido Re
publicano Conservador, o Pernambuco vem defender a can-
didatura do nosso eminente conterraneo, snr. General Emi-
dio Dantas Barreto; trabalhar, denodadamente, pela reab'lita-
cao do nosso Estado, pugnar pelos interesses do comercio, 
agricultura, indus t ra e dos nossos irmaos que sofrem de ha 
muito sob o guante de ferro de administragoes jungidas a um 
partidarismo ferrenho e fatal ao nosso progresso e desenvol-
vimento. 

•'O Pernambuco vem ocupar o posto que Ihe compete, na 
defesa dos espoMados no conjunto dos sens direitos politi-
cos, contra as anomalias praticadas dia a dia pelos nossos 
governantes, com requintada ma fe, a ponto de levarem a 
nau do Estado ao abismo, sob a perspectiva da bancarro^^a". 

Comegou transcrevendo artigos da imprensa carioca, s6-
bre a inelegibVidade de Rosa e Silva para o governo de Per
nambuco; cr:ou segoes como "Berlinda", por Cabrion (Men-
des Martins), que satirizava desapiedadamente o marretismo 
e OS marretas (ou rosistas); "La e Ca", redacional, e "De 
relance", por H. C ; divulgando abundante noticario poli
tico, telegramas e reduzida materia comum. De logo resta-
beleceu-se a po'emica com o Diario de Pernambuco, com ata-
ques, principalmente, ao redator Ulisses Costa. Durante essa 
fase, o matutino empenhou-se, intensamente, na propagan
da da candidatura Dantas Barreto. 

Verificado o pleito governamental a 5 de novembrc (11), 
nao circulou o Pernambuco nos dias 12 e 13, devido a desor-
dem reinante na cidade, em que houve tiroteios e correrias 

(11) Publicou-se, no dia 6, o Boletim do Pernambuco (colegao Abelar-
do Rodrigues), tabloide de tres colunas de composigao, contendo os pri-
meiros resultados da apuragao eleitoral. 
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(12), situaQao que perdurou ate a fuga do governador inte-
rino, Estaclo Coimbra, e a posse do General Dantas Barreto. 

Tomando novo rumo, melhorou o noticiario local e in-
seriu artigos assinados por Fernando Griz, Batista de Almei
da, Carneiro Leao, Carlos Dias Fernandes, Valfrido Freire, 
autor da serie "Arbitrio da soberania", e Mario Sete, cuja pri-
meira cronica — "Barricadas" — saiu a 31 de dezembro. 
Entre os novos auxillares da redagao contava-se Manuel de 
Alemao Cisneiros. 

Uma vez colimado o objetivo politico a que se propusera, 
Rodo^fo Gomes Filho deixou, a 6 de Janeiro de 1912, a diregao 
do Pernambuco e este suspendeu a circulagao cinco dias 
depois. 

Voltou a lume a 7 de fevereiro, feito "orgao independen-
te e defensor dos interesses nacionais", tendo como redator-
chefe Henrique Milet; secretario — Carlos Dias Fernandes; 
redatores — Trajano Chacon, Antonio Carneiro Leao, Joao 
Barreto de Meneses (por poucos dias), Francisco Solano Car
neiro da Cunha e Coelho Pinheiro; gerente — Manuel Cha-
gas. Correspondentes: Artur Aquiles — na Paraiba; Henri
que Castriciano de Sousa — no Rio Grande do Norte. 

Segundo o editorial de reapresentagao, a nova era, inau-
gurada com o governo do General Dantas Barreto, "em nada 
alterou, em essencia, os principios programaticos inscritos na 
bandeira deste jorna', ao tempo em que eie tomou assento 
no agape da imprensa diaria desta terra. Suas condigoes de 
vida, porem, vao ser muito outras. A atmosfera de terror 
que presidiu ao seu nascimento e circundou toda a sua tra-
jetoria, na fase prlmitiva, J a nao 6 de ferro e fogo; foi subs-
tituida por um meio ambiente de paz e amor que o ampara 
no seu ressurgimento e parece dever acompanha-lo nesta nova 
6poca de sua vida Jornalistica. 

"Nao e uma folha presa as injundoes e contingencias do 
partidarismo, mas sera sempre um Jornal politico e, neste 
carater, nao raro se imiscuira na vida intima dos partidos 
que se digladiam no cenario politico, para Ihes corrigir os 

(12) Embora nao mencionado nas listas de redatores, nam aparecendo 
o seu nome a assinar artigos, Mario Rodrigues tamb^m trabalhou no Per
nambuco. file o revelou no capitulo "Monstros", do livro "Meu Pernam
buco", editado em 1931, quando, a pagina 25, mencionou: "Uma tarde, es-
creviamos no Pernambuco^ Em certo instante comegaram a soar tiros in-
termitentes . . ." Essa atuagao decorreu, apenas, no auge da campanha dan-
tista, porque Mdrio Rodrigues deixou o Jornal do Recife a 17 de outubro 
de 1911 e ja na segunda quinzena de Janeiro de 1912 era redator da 
Republica. 
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vicios e defeitos de organizagao e de existencia, porisso que a 
boa 6 sa politica pressupoe e depende de partidos bem forma-
dos, fortes, coesos e orientados por espirltos superiores. 

"Pernambuco continuara o seu programa primitivo. De-
fendera, sem tibieza e sem desanimo, os interesses do povo, do 
operariado, das classes conservadoras, da sociedade. Traba-
Ihara sem cessar pela melhoria das condigoes economicas e 
flnanceiras deste grande e heroico Estado, cujo nome tomou 
por titulo, discutindo, como sempre fez, os ma\es que o afli-
gem e indicando os meios ou medidas que, a seu ver, poderao 
remedia-lo. Indicara ao espirito superior do grande timonei-
ro, que ora dirige a nau governativa, o seu modo de ver e de 
pensar sobre solugoes de problemas de governo e administra-
gao, como Ihe cumpre ao seu dever de orgao orientador da 
opiniao coletiva. Sera, neste sentido, um auxiliar oficioso da 
administragao publica, procedendo sem interesse de especie 
alguma e com toda abnegagao, sem contudo alienar o seu 
direito de livre critica, que sera sempre modesta e discreta". 

Empreendeu, realmente, nova vida, devotando-se menos 
k politica. No primeiro dia, publieou um rodape assinado por 
C. L. (Antonio Carneiro Leao), a respeito do Uvro "Cenas da 
vIda boemia", de Henry Nurgel, transcrito como folhetim. Os 
editorials abordavam temas diferentes. "Bambolinas" era a 
epigrafe destinada ao noticiario cine-teatral; e a "Cronica 
Civil" compunha-se de noticias soc.ais, ao passo que um so-
neto encimava o centro da primeira pagina e Jaime Aroldo 
redigia o comentario "Urbe et Orbe". Interessante enquete 
foi iniciada a 17 do referido mes, por Publio Pugo, a propo-
sito do sistema tributario do Estado. 

Em principios de margo, o matutino iniciou campanha 
visando a proclamagao do Governador Dantas Barreto como 
chefe supremo da politica pernambucana, na Presidencia do 
Partido Republicano Conservador. Fez, por outro lado, longa 
cobertura de protesto contra a expulsao de Dantas Barreto do 
quadro de filiados a Associagao Brasi\eira de Imprensa, dado 
como "responsavel" pelo empastelamento do Diario de Per
nambuco. A 11 de abril iniciou Trajano Chacon, sem assina-
tura, a serle de reportagens "A indiistria em Pernambuco", 
mas, em maio, no dia 3, dirigiu carta a redagao, solicitando 
o seu desligamento, por haver sido nomeado para a fungao 
de delegado do 1.° Distrito da capital. Tambem deixaram o 
corpo redacional Francisco Solano e Manuel Ferrer, este ul
timo no mes seguinte. 
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Esc'arecimento da redagao, em nota destacada de 24 de 
ju^.ho: "Para ficarem bem definidas as responsabilidades dos 
que t rabalham neste jornal, declaramos que o seu corpo de 
redagao e revisao, alem dos exarados no frontispicio, se compoe 
dos seguintes srs.: Piiblio Pugo, Sebastiao Cavalcanti, Joao 
Lemos e Rena:o Faelante; Jose Luis de Melo, Edgar Borges 
Pereira, Agostinho Leal e Manuel Mart ins" . 

Nova modificagao verifxou-se a 9 de agosto (ainda 1912), 
em face do afastamento dos "exarados" Antonio Carneiro 
Leao e Carlos Dias Fernandes, sendo este substituido, na se-
cre'aria, por Trajano Chacon, ao ensejo de sua volta ao jor
n a l Outro que, dois meses apos, se desligou da redagao — 
o terce ro "exarado" — foi Coelho Pinheiro. A gerencia fi-
cou a cargo de Manuel Chagas de Oliveira e en t raram como 
revisores, em substituigao a outros, que nem sempre duravam 
na fungao, Orlando Dantas, Anibal Fernandes e Aurelio Silva. 
Vinha administrando as oficinas Aurelio Silva (o segundo, 
na empresa, com esse nome) . 

Tambem no mes de agosto, deu o Pemambuco boa co-
berlura a passagem, pelo Rec'fe, do senador Lauro Sodre, a 
caminho de Belem do Para, sendo-lhe entregue, a bordo do 
"Para", em rica moMura, nit idamente impresso em cetim, 
um exemplar da edigao do dia 17 inc'uindo artigo de Tra
jano Chacon, que fez o panegirico do estadista, e ampla re-
por 'agem da visila de S. Ex.^ a redagao, onde Ihe foi pres-
tada significa iva homenagem. 

Editorial de 11 de dezembro repeliu, polidamente, "pro-
vocagSes ser.as e joco-serias" dos colegas A Republica e O 
Tempo, frisando: "Na hora presente somos cegos, surdos e 
mudos em assuntos de part idarismo". 

Alterou-se, no dia 24, o formato do Pernambuco, que 
vo^tou ao tamanho primitive, estampando abaixo do titulo: 
Direlor e proprietario — Dr. Henrique Milet. No expedien-
te: "orgao de livre opiniao", acrescentando a ant .ga tabela 
de assinaturas: mes — 2S500. Impresso em maquina Ma-
rinoni, apresentcu a primeira pagina tipagem nova, corpo 
7, abrindo com servigo le'egrafico e trazendo, ao pe das tres 
l i l tmas colunas, o folhetim "Terras malditas", de Vicente 
Blasco Ibanez, em forma de livro, para recortar. 

Nessa ultima fase do ano de 1912, ao contrario dos ou
tros diarios, nao eirculava o Pernambuco as segundas-feiras. 
Ao iniciar-se, porem, 1913, divulgou uma no!a, segundo a 
qual as oficinas voltavam a trabalhar "inlnterruptamente, 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 6 5 

com excegao da sexta-feira da Paixao", ao contrario dos ou-
tros jornais, cujas oficinas descansavam quatro dias no de-
correr do ano . 

A 1.0 de Janeiro publicava-se a primeira cronica assi-
nada por A. F . , ou seja, Anibal Fernandes, sob o titu^.o "Ano 
Novo". O matut ino iniciou um concurso, mediante cupao a 
recortar, a fim de apurar , entre os leitores, qual o nome 
mais cotado para novo Presidente da Repiiblica. 

A 2 de margo de 1913, afora o diretor-proprietario, era a 
seguinte a tu rma que fazia o Pernambuco: Gerente — Eph-
rem Embirassu Esdras Estacio (que substituira Manuel Cha-
gas desde 31 de dezembro de 1912); chefe da reportagem, 
guarda-livros e auxiliar da gerencia — Jose Luis de Melo; 
redatores — Publio Pugo, Renato Faelante, Joao Lemos, Ani
bal Fernandes e Aurelio Silva; auxiliares da redagao — Re
nato Milet, Hildebrando de Vasconcelos e Manuel Martins; 
da segao comercial — Manuel Lira. Embora nao assiduamen-
te, devido aos seus afazeres como advogado, continuava Tra-
jano Chacon a dispensar o "seu magnifico concurso intelec-
tual", com o direito de agir no interesse do Pernambuco, fi-
cando o irmao Francisco Chacon encarregado de obter 
anuncios. 

J . da Silva iniciara a segao "Comentarios" e, ainda em 
margo, A . F . (Anibal Fernandes) refutava Brito Alves, do 
Jornal do Recife, que se referira a Carlos de Laet como "ta-
lento coberto de farrapos, com citagoes arcaicas". No mes 
de maio divulgaram-se algumas cronicas de Gyp (pseud6-
nimo de Anibal Fernandes) , sem titulo, abrindo com aste-
riscos. Vinham-se publicando sonetos-perfis de Paganel, sob 
o t i tulo "Congressistas em fitas. . . " . Ocorriam contos de 
Sabino Arnaldo Santos (Arnaldo Moreno) e extensos arti-
gos de Roque Melquiades, da serie "Enciclopedia Juridica" 
(13). Criara-se a segao de satiras "Aqui e Ali...", com a as-

(13) A pagina 134 do seu livro "Tipos populares do Recife", la. Serie, 
escreveu Eustorgio Vanderlei, citando palavras de Mario Melo: "Os longos 
artigos do dr. Roque Melquiades poderiam ser lidos de tras para diante, 
ou de diante para tras, que o leitor ficava na rnesma incompreensao do 
assunto. Eram compostos e ficavam nas gales, sobre as estantes da oficina 
tipografica do jornal, a espera de um dia de falta de materia — o que 
era rare — a fim de lapar algum buraco na paginagao. Nao havia linoti-
pos naquele tempo. A composigao da folha era manual, feita pelos tipo-
grafos, de componedor em punho. Acontece que as matrizes de tipos, nas 
respectivas caixetas, estavam muito desfalcadas de varias letras. Quando 
faltava um O, um S, um M, ou outra qualquer letra, os tipografos recor-
riam ao artigo, ja composto, do dr. Roque e, com a pinga, retiravam as 
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sinatura Zig-Zag, e depois, "De leve", por M. G., especiali-
zada em ridicularizar G. M., d'O Tempo, ou seja, Gongal-
ves Maia, enquanto outras notas e sueltos criticavam, rija-
mente, Osvaldo Machado, do Jornal do Recife, e Mario Ro-
drigues, d'A Republica (14) . 

O gerente do jornal foi substituido, a 10 de junho, por 
Antonio Lopes Filho. Fazia-se, entao, referencia a uma 
agressao ao redator Publio Pugo; e no dia 23 afastava-se 
Renato Faelante do corpo de auxiliares. Mario Melo era um 
dos comentaristas (15) . Na data mencionada, divulgava-se 
um te^.egrama do Rio de Janeiro, seguido de noticia no mes-
mo sentido, segundo o qual o governo federal designara o 
Pei-nambuco para "orgao oficial da Uniao", devendo putali-
car o Expediente das repartigoes competentes no Recife e as 
leis daquela procedencia. Passaria, em consequencia, ao re
gime de dez paginas, utilizando tipo corpo 10. Entretanto, 
ficou em nada a designagao. . . 

Na edigao de 24, ainda de junho, comecou Henrique 
Milet, em artigos assinados, a rebater acusagoes d'O Tempo 
e d'A Republica, a proposito de sua posigao politica, seguin-
do-se a serie em que fez a narrativa de suas relacoes amis-
tosas com Dantas Barreto, sua exclusao da chapa para depu-
tados federais, servigos prestados, conferencia, intrigas, ate 
o rompimento com o governo de S. Ex.^. 

Em suelto de 6 de julho, dirigindo-se a Gongalves Maia, 
perguntava o Pernambuco "ao eminente colega d'O Tempo, 
experimentado jornalista com quem se pode discutir, porque, 
no apaixonamento de ideias, nao desce a descomposturas 
nem sai da linha da polidez, se era digno de um regime de-
mocrata o procedimento do General Dantas Barreto, apre-

le t ras de que precisavam. . . Em um dia de falta de materia, e a ul t ima 
hora, o paginador do jornal se lembrava de aprovei tar o art igo do dr Ro-
que, a fim de preencher o buraco. E la sala o t rabalho com a falta das 
letras retiradas, perfei tamente ilegivel". 

(14) A respeito de um telegrama procedente de Natal (Rio Grande do 
Norte), publicado n' A Republica e considerado apocrifo, Oscar Brandao, 
alvo de ataques a sua reputa<;ao como autoridade policial ali, fez inseriri 
nas Solicitadas do Pernambuco, de 2 de julho de 1912, o mais desaforado 
artigo ja escrito contra alguem, sob o titulo "Ao Mario Rodrigues", termi-
nando por amea?a-lo de desforgo pessoal. 

(15) Mario Melo nao chegou a figurar em nenhuma das listas de reda-
tores do Pernambuco, de quando em quando divulgadas. E que ele nao foi, 
propriamente, do "batente" remunerado, sendo, antes, uma especie de re
dator honorario, encarregando-se, como tal, da elaboragao de artigos, as
sinados ou nao . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO ffj 

sentando chapa completa as eleigoes parlamentares ja a 
vista. . . E defendeu a polltica de Pinheiro Machado, candi-
dato a Presidencia da Repiiblica. 

Lia-se a 25 de julho: "A Empresa do Pernambuco, con-
t r a t an t e de anuncios luminosos de diversas casas comer-
ciais, para cujo fim fez grandes despesas com a montagem 
dos necessarios aparelhos, vem declarar a meia diizia dos 
dos seus assinantes, que tem deixado de pagar suas presta-
Qoes, no todo ou em parte, que continuara a cumprir as suas 
obrigagoes ate os seis meses da convengao assinada e, no 
fim deste prazo, liquidara em juizo as contas devidas contra 
OS que estiverem em fal ta". 

No fim do mes, sob o ti tulo "Ajuste de contas velhas e 
novas — Cartas politicas", narrou Milet, em longos artigos, 
o motivo por que en t ra ra na politica republicana de Pernam
buco. Numa segunda serie, abordou "a eficacia das campa-
nhas politicas" que encetara em beneficio da terra natal , 
fazendo de tudo um retrospecto. 

Enquan to isto, dois colaboradores do matut ino — Via-
na de Carvalho e o Conego Pereira Alves — batiam-se em 
polemica de fundo religioso. E artigos redacionais ataca-
vam, em linguagem da maior virulencia, o curador de au-
sentes Mario Rodrigues, chamando-o "ladravaz publico mar-
cado com o gilvaz do crime" e "ladrao publico confesso". 

A par t i r de 3 de agosto de 1913, o pernambuco passou 
ao regime de oito paginas, inclusive cinco de anuncios, me-
Ihorando a tipagem, inserindo mais materia geral e menos 
politica. No dia seguinte comegaram, em rodape, as "Sema-
nais" de Gyp. Vieram as "Cartas Politicas", de O Civilista; 
artigos de Eustaquio Pereira (Faneca); correspondencias do 
Exterior e do Interior; novo folhetim: "Pescador d'Islandia", 
de Pedro Melquiades, da serie "Enciclopedia juridica", e a 
segao de trepagoes politicas "Sobras", por Z . 

Em artigo inti tulado "Boatos inacreditaveis", o matut i 
no registou, no dia 9, que se planejava, nos bastidores ofi-
ciais, o assassinio do seu diretor, Henrique Milet, "tendo sido 
destacado Mario Rodrigues para combinar com o coronel Fran
cisco Melo, comandante da policia, o melhor modo de exe-
cucao . . . " 

A edigao do dia 12 trouxe toda a primeira pagina circu-
lada de tarja, apresentando como mater ia linica, no centro, 
um quadro com os seguintes dizeres em negrito: "Homena-
gem do Pernambuco ao dr . Trajano Chacon, vitima da si-
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tuagao politica". As edigoes seguintes, du ran te u m a semana, 
mant iveram a primeira pagina tarjada, divulgando cliches, 
amplo noticiario do assassinio do jornalista e incisivos comen-
tarios. Nao acreditava o articulista tivesse o Governador do 
Estado culpabilidade no crime, acusando Ribeiro de Brito e 
Mario Rodrigues de terem participado do "complot" jun to ao 
coronel Francisco Melo, comandante da Policia. A vit ima 
mantivera antes, com os dols primeiros, respectivamente, di-
retor e redator-chefe d' A Republica, orgao dant is ta , violenta 
polemica, atraves do Pernambuco; dai, a acusagao de que 
part i ra da redagao do jornal adverso a t r a m a para o extermi-
nio daquele jornalista (16) . 

O que deu lugar, entre tanto , ao monstruoso crime da r u a 
da Imperatriz, segundo Anibal Fernandes, foram os artigos 
redacionais do Pernambuco contra o Governo — "em lingua-
gem incandescente", no dizer de Joaquim Pimenta ("Reta-
Ihos do Passado") — escritos, realmente, a principio, por Tra-
jano Chacon, mas continuados por Mario Melo, que o vinha 
subst i tuindo. "Nos dias que precederam o seu assassinio", 
estava Chacon " t ra tando de mudar-se pa ra o Rio". Numa 
roda de amigos, Dantas Barreto chegara a dizer: "fisse ho-
mem so rnorto!", atr ibuindo os artigos a Trajano Chacon, 
"que pagou inocente pelo que nao fez" (17) . 

Dizia uma nota do Pernambuco, a inda no dia 12, entre 
outras consideracoes: "Conhecidos como eram os lagos de 
amizade que ligavam o dr . Trajano Chacon ao nosso diretor, 
d r . Henrique Milet, e o seu carater altivo, independente e 
insubmisso, isto concorreu enormemente pa ra a torpe e ne-
gra vindita tomada pelos bandidos politicos que infelicitam 
esta t e r r a . " 

No dia seguinte, lia-se: "Dentre os do grupo assassino 
foram reconhecidos capangas armados que infestam esta ca
pital e seus arrabaldes, agentes da policia civil e soldados da 
policia a rmada em disfarce. Sao homens do povo, nao h a 
duvida, mas nao foram eles os agentes morals, por aasim di
zer, do ato criminoso; foram simples assalariados, mercena-

(16) A polemica a ludida ocorrera mais de u m ano an tes de 20 a 26 
de ju lho de 1912, sendo mot ivada pela demissao de T ra j an o Chacon do 
cargo de delegado de pol icia . 

(17) "Jorna i s e Jo rna l i s tas do meu t e m p o " — conferencia p r o n u n c i a d a 
por Anibal Fe rnandes , a 29-11-1953, em Campina Grande , Pa ra iba - divul-
gada pelo D iano de Pernambuco de 6-12 e incluida, e m 1956, no l ivro "Es-
tudos P e r n a m b u c a n o s " . 
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rios ou subordinados pelos superiores, verdadeiros instrumen-
tos de agao mecanica na prat ica do barbaro cr ime". 

Na edigao de 14: "O assassinio barbaro de Trajano Cha
con 6 o resultado da impunidade de delitos anteriores, que 
iam na escala ascendente e chegarao a um termino imprevisto 
se a ordem de punigao do sr . Dantas Barreto nao for plato-
nica, semelhante as anter iores" . 

Acentuou-se, entao, a permuta de doestos com os orgaos 
situacionistas, sendo incluldo na polemica, depois, o J o m a l 
do Recife, pels pena de Osvaldo Machado. 

A 27 de agosto iniciava Manuel Arao sua colaboragao, fa-
zendo-o com o n.^ XIII da serie de artigos "Espiritismo e Ca-
tolicismo" (18), continuando, ja em outubro, com outra s6-
rie, sob o titulo "As falsidades historicas do Conego Alves". 

Ainda em agosto foram criadas as segoes "Cartas sem 
selo", por Gil, e "postal" , por Ambrosio, aparecendo tambem 
a co^aboragao politica de Reginaldo Guanabara . Manuel Can-
dido (Carneiro da Silva) voio a escrever uma serie de artigos, 
dissecando o "cadaver moral da politica situacionista". 

Foi tambem no mencionado mes, edigao do dia 19, que 
Mario Melo divulgou, no Pernambuco, uma "Carta Aberta" 
ao Governadcr Dantas Barreto, seguida de outra, a 8 de se-
tembro, ao Secretario da Justiga, Hersilio de Sousa, pedindo-
Ihes que mandassem t i rar a pedra que pesava sobre o inque-
ri to em torno da agressao de que fora vltima em 1912 (19) . 
Sugeriu o missivista uma revisao geral, com o fim de apurar 
a responsabilidade das agressoes de que foram vitimas Jose 
Maria de Albuquerque Melo, drs . Antonio- Clementino Carnei
ro da Cunha, Augusto J u n g m a n e Libera to de Matos e pro
fessor Pugo . 

Ent re tan to , ao inves de providencias, surgiram novas 
ameagas. No dia 26, no artigo "O pessoal do lengo", o jorna-
lista narrou que, dois dias antes, n u m bonde, viajando com 
u m a filhinha, observou estar sendo espreitado por dois ca-
pangas de movimentos suspeitos, mas engatilhou a pistola e 
desceu incolume. A 27, dirigiu-se a ele o anonimo Gil, acon-

(18) Os an te r iores foram publ icados no diar io A Republica. 

(19) Quando da agressao de 29-8-1912, Mdrio Melo era cor respondente 
da Gazeta da Tarde, do Rio de Jane i ro , e, em car ta dir igida a A Provincia, 
responsabi l izara , como mandan te , o depu tado federal Rego Medeiros, visado 
pela cri t ica severa do jornal is ta , em te legramas daqui enviados para aquele 
j o r n a l . Todavia, reconheceu, depois, ser infundada a acusagao, t ransfer in-
do-a ao bachare l Souto Fi lho, oficial de gabinete do Gove rnadc r do Estado. 
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selhando: "Nao se fie muito na sorte, meu caro Mario, por-
que o pessoal do lengo nao descansa"; "nao saia de casa a 
noite". 

No dia seguinte, noutra nota, escrevia Mario: "Agradego 
ao "amigo leal" as informagoes prestadas. Os companheiros 
de agressao ja for am por mim prevenidos. Parece que so te-
mos um caminho a seguir: entregar a Deus a nossa sorte e a 
nossa vida, para que ele disponha como melhor entender". 

Segundo o matutino, seu diretor, Henrique Milet, e Ma
rio Melo estavam marcados para ter a mesma sorte de Tra-
jano Chacon. 

Passada a borrasca politica, Mario Melo escrevia, em ou-
tubro de 1913, violentos artigos contra Mario Rodrigues, d'A 
Republica, que os rebatia na mesma altura e ate com mais 
vigor. 

No dia 21 divulgava-se o seguinte corpo redacional, in-
cluido o pessoal da revisao: Joao Lemos (secretario), Anibal 
Fernandes, Eduardo de Barros, Henrique de Figueiredo, Ma-
ciel Pinheiro, Amaro Barreto, Diniz Pimentel, Renato Milet 
e Manuel Lira. Na Gerencia figurava Artur Lira, que subs-
tituira, desde 14 de setembro, o titular anterior, afastado por 
motivos pouco lisonjeiros; sub-gerente — Sebastiao Milet; 
administrador — Rodrigo Lobo; guarda-livros •— Jose Luis 
de Melo. Algum tempo depois, iniciava-se Gaston Manguinho 
na reportagem policial. 

Tinham destaque, cntao, as "Cartas de Mario Glaucos" 
e, a par da polemica constante com os jornais situacionistas, 
em linguagem causticante (A Republica era cognominada "o 
6rgao do Lazareto da rua da Roda"), o Pernambuco desferlu 
pesados ataques, em novembro, contra Brito Alves, redator do 
Jornal do Recife. 

A edigao de 11 de dezembro foi dedicada ao falecimento 
do Barao de Lucena, rendendo a sua memoria, logo na pri-
meira pagina, toda circulada de tarja, sem mais outra mate
ria, em tipos graudos, uma "homenagem de admiracao, res-
peito e imperecivel saudade". 

Precisamente no dia 2 de Janeiro de 1914, Gyp iniciou a 
cronica ligeira intitulada "O Dia", mantendo-a, ininterrup-
tamente. Apareceram, a seguir, as "Matinais", de H., sem 
continuidade, e artigos politicos de Gervasio Peregrino. 

Os tipografos da imprensa diaria .vinham pleiteando do 
Conselho Municipal uma lei que Ihes facultasse descansar 
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aos domingos. Noticiando a pretensao, comentou o matuU-
no: "Achamos a id6ia incoerente, julgando-a mesmo retro-
grada e incompativel aos nossos foros de cidade civilizada". 
Concluiu declarando que em nenhum pais do mundo os ma-
tutinos deixavam de circular as segundas-feiras (20) . 

A partir de 15 de fevereiro, a folha exibia, na primeira 
pagina, fotogravuras de atualidades mundiais . Os articulis-
tas voltaram-se, nesse mes, contra "A maroteira dos telefo-
nios", censurando (edicao de 21) o Conselho Municipal, por 
ter inovado o arrendamento do respective servico com o di-
retor do Jomal do Recife, Luis Pereira de Oliveira Faria, ou 
seus concessionarios. 

No mes seguinte ocorreu o julgamento, pelo Tribunal do 
Juri, dos assassinos do jomalista Trajano Chacon, escreven-
do o jornal do Dr. Milet, no dia 20: "A absolvigao unanime 
do tenente Melo, porem, nao e somente uma confirmagao da 
perversidade dos instintos sanguinolentos da pessoa e do go-
verno do General Dantas Barreto; e tambem uma mancha 
indelevel para sempre no seu quatrienio governamental". 

Como sinal de protesto, a segao "O Dia" saiu em branco, 
so com o titulo, circulado de tarja o pedago de coluna que 
ocuparia. 

Na edigao seguinte, reproduzindo noticiario da vespera, 
escrevia a redagao: "Ainda estamos convencidos de que foram 
autores morals da horripilante tragedia que vitimou Chacon 
OS cidadaos Ribeiro de Brito e Mario Rodrigues (21), este ul
timo encarregado de sugestionar o infeliz tenente Francisco 
Melo e disp6-lo a acao criminosa". 

A 17 de maio deixou suas fungoes o gerente Artur S. 
Lira. A 24, restabelecia-se a cronica-rodape "Semanais", as-
sinada por Carlos da Maia, travesti, tambem, de Anibal Fer-
nandes . Depois, viria, em substituigao, "Aos Domingos", por 
Flavio. JSTo mes seguinte, reavivava-se um caso de plagio de-
nunciado por Mario Melo, segundo o qual Jose Pedro Veloso da 
Silveira, redator d'O Tempo, plagiara um soneto. O acusado, 
por sua vez, "descobriu" um conto plagiado pelo acusador, o 
que conduziu a acesa polemica, com varios artigos, de acusa-
gao e defesa, do redator do Pernambuco. 

(20) So em 1921 foi estabelecida a lei do descanso dominical para a 
imprensa . 

(21) Const i tuiam uma injustiga do Pernambuco as acusagoes formula-
das contra Mario Rodrigues e Ribeiro de Brito, no tocante ao assassinio 
de Tra jano Chacon. 
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Ao assinalar-se (11 de agosto de 1914) a passagem do 
aniversario do trucidamento de Trajano Chacon, dedicou-lhe 
o matutino a primeira pagina, circulada de tarja, com cliche, 
editorial e transcrlgao de um trabalho literario do extinto. 
No mesmo dia inaugurava-se, na sala da redagao, um retrato 
do jornalista martir, havendo discursos de Milet e do medico 
Augusto Chacon, o ultimo dos quais, publicado depois, com 
tremendos ataques ao governo do General Dantas Barreto. 

Na sua cronica, escrevia Gyp: "Ainda guardo bem nitida 
a lembranga quando, no dia em que ele caiu com o cerebro 
partido, deixando a alma escapulir-se pela brecha do craneo, 
as 9 horas da noite veio a minha banca de trabalho pergun-
tar o que havia de novo. . . Eu traduzia telegramas. Nao ha-

^via nada de novo! Ele deu-me as boas noites e saiu. Eu con
tinue! a minha faina, ignorando que aquelas "boas noites" 
seriam as ultimas que me teria que desejar o infortunado 
companheiro. Foi um infortunado, nao ha duvida que o foi. 
No vigo completo da vida, ele viu fugir o fio da mesma vida 
por uma forma tao cruel. Quatro dias antes de morrer, ele 
nos contava: "Dizem que vao matar o Chacon? Ora essa! Mas 
antes seja eu que voces". E ria-se, friamente, como que um 
pressagio funesto Ihe empanasse o brilho do seu sorriso, que 
era tao franco, tao aberto, tao jovial". 

Por essa epoca vinha o matutino decaindo. Saia com 
quatro paginas, tres das quais repletas, ou quase repletas, de 
reclamos comerciais. Materia, portanto, reduzida: um ou outro 
suelto contra o governo, alguns telegramas e sucinto noticia-
rio. Como os leitores estivessem rareando, criou-se, para 
atrai-los, a 8 de agosto, a "Segao Cabalistica", do Dr. Ra-
makoff, que fazia revelagoes sobre o carater, temperament© 
e aptidoes dos consulentes. 

Arrastou-se, assim, por mais uns meses, a ex-vibrante 
folha, na qual, havia muito, nao apareciam artigos com a 
^ s ina tu ra de Henrique Milet, "figura a Rochefort", segundo 
Gyp, "um desses tipos representativos de Emerson, valoroso, 
terrivel como uma tempestade" (22) . 

Afastado da liga O Tempo, que se transformara em sim
ples orgao oficial, e nao mais existindo A Republica, ainda 
polemizou o Pernambuco, nos seus ultimos dias, com o Jor-
nal do Recife, focalizando, principalmente, o chamado "es-
candalo dos telefones". 

(22) "O dia", 30-11-1914. 
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Finalmente, a 12 de dezembro (23) de 1914, apos com-
pletar seis anos de existencia, divulgou a nota a seguir, em 
tipo corpo 14, abrindo a primeira pagina: "O dr. Henrique 
Milet, no intuito de remodelar a feigao material do Pernam-
buco, a fim de melhor servir aos seus inumeros fregueses, re-
solveu suspender, provisoriamente, a publicagao desta folha". 

Nao reapareceu jamais (Bib. Piib. Est., Arq. Piib. Est. 
e Bib. Fac. Dir. UFPe) (24) . 

1909 

A PATRIA — Apresentando sugestivo cabegalho, em 
grandes caracteres, tendo ao lado direito o quadro do expe-
diente, surgiu este vespertino, em edicao preliminar, a 11 de 
fevereiro de 1909, abrindo o texto a nota a seguir: 

"Aos nossos amigos dos Estados e aos agentes do correio 
fazemos remessa de varios exemplares deste numero do nosso 
jomal, pedindo aos destinatarios o obsequio, que muito agra-
decemos, de distribuirem entre os seus amigos os exemplares 
recebidos. Con tamos ser atendidos, e rogamos de nos darem 
ciencia do recebimento e aceitacao que tiver a nossa folha". 

Seguiu-se o editorial "O nosso programa", ocupando mais 
de duas colunas, onde se lia: "A Patria nao e orgao de nenhu-
ma seita, de nenhum culto religioso. A sua acao, dentro das 
instituiQoes vigentes, sera a propaganda mais larga e deci-
dida em prol dos direitos do cidadao, tendo por lema — li-
berdade e justiga. Defender classes ou individuos, contra as 
extorsoes, contra as iniquidades, contra abusos, vexames, ar-
bitrios e violencias — ou dos potentados ou dos detentores do 
poder publico — e, nos parece, a mais nobre prerrogativa e a 
missao natural da imprensa digna deste nome". 

Outro topico: "Nao existisse a imprensa diaria, e as mas-
sas populares so mui vagamente e nebu^osamente entrariam 
no conhecimento dos seus direitos e deveres civicos, tao con-
culcados ainda, a despeito da agao do jornal. O jornal des-
serve, mas, somente, quando propaga ideias subversivas, 
quando age a servigo de um ideal condenavel. Alias, mesmo 
quando realiza uma obra fecunda, todavia, em sua agao se 

(23) Nao no dia 31, como registou Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario". 

(24) A terceira das colegoes manuseadas e a linica completa. 
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verifica um fato significativo e belo — o livre exercicio de um 
grande direito que tan to custou ao homem. Bem certos 
disso, e preestabelecendo as normas de nossa conduta num 
programa concebido com sinceridade e exposto sem reservas 
mentais, confiamos A Patria ao favor publico, ao amor do 
povo, por quem e para quem vai ela viver, — como folha de-
mocratica e independente que e. Eis ai o nosso programa" . 

Ainda na primeira pagina, abriu-se a secao "Sobre o 
g e l o . . . " , duas colunas de materia batida, com a assinatura 
de Robert Scott, que fez uma digressao sobre o frio na histo-
ria e nos sentimentos, frisando, antes de ent rar no tema es-
colhido para a segunda parte da cronica: "Aqui t ra tarei de 
assuntos diversos e sempre estarei pronto para farpear os 
erros com setas agudas e certeiras". 

Completou a primeira pagina a "Segao Comercial", de 
.Raul Greno, cronica assim iniciada: "A Patria", no seu cara-
ter de jornal independente, livre de todo e qualquer compro-
misso de facao politica, destinado a pugnar pelos direitos de 
todos, na patriotica objetiva do bem comum, dedicara espe
cial atengao ao comercio, esse grande fator do movimento 
social de um povo. Assim, A Patria mantera uma segao com-
pleta de informagoes sobre o movimento comercial de nossa 
praga e de tudo que se relacione com os seus interesses". 

Abrindo a segunda pagina, lia-se: "A Patria, folha diaria 
vespertina, publica hoje o seu numero-programa e, desde ja, 
anuncia ao publico que aparecera, definitivamente e diaria-
mente, na proxima quinta-feira, 18 do mes corrente" . 

Com quatro paginas apenas, a seis colunas de composicao, 
56 cm. de altitude, metade de anuncios, prometeu a direcao 
apresentar completo servigo telegrafico, para o que designara 
correspondentes no Rio de Janeiro e nos Estados vizinhos, de 
modo a tornar "A Patria o jornal melhor informado" de Per-
nambuco. 

O n.o 1, dando inicio regular a publicagao diaria, circu-
lou no dia marcado, trazendo logo, junto ao cabegalho, um 
cupao, a ser destacado, ao portador de t r in ta dos quais era 
dado "o direito de concorrer ao premio de um esplendido re-
logio com dedicatoria". 

Repetido o artigo de apresentagao, a segunda pagina 
trouxe uma nota de reforgo, sob o titulo "fi assim que que-
remos viver", declarando: "A Patria, criada para o povo, de-
seja e quer ser feita pelo povo. Na nossa humilde tenda serao 
todos recebidos como amigos e i rmaos". Em conclusao: "Nao 
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aceitamos questoes pessoais com quem quer que seja. Seria 
falhar imperdoavelmente ao principal objetivo deste iornal. 
Aceitaremos, sim, discussoes quando o caso no-las irapuser, 
contanto que se elas prendam a assuntos de ordem publica e 
interesse coletivo.Ai e dai jamais fugiremos; alias, negaria-
mos, radicalmente e indignamente, a nossa missao. E a essa 
doblez preferimos a morte. fi assim que queremos viver". 

"C^rgao defensor das classes laboriosas", conforme o slo
gan abaixo do titulo, tinha como redator-chefe Pedro Aveli-
no; redatores — Publio Pugo, Normando Silva e Bruno Pe-
reira; colaboradores •— Sergio de Godoi Magalhaes, Sabino 
Pinho, tenente Jose da Penha, Joao Ezequiel e Georgino Ave-
lino. Jose de Melo era encarregado de angariar anuncios e 
assinaturas, cuja tabela rezava: ano — 24$000; semestre — 
12$000. Numero avulso — SIOO. 

Na seguinte edigao, advertia-se: "Ao contrario do que se 
anda por ai a propalar, A Patria nao tem patroes capitalis-
tas, nem conta como protetores firmas comerciais, desta ou 
de outras pragas". 

Nove dias apos haver surgido, o vespertino suspendeu a 
circulagao, a fim de, aproveitando o periodo das festas carna-
valescas, melhorar o seu material grafico, do que a oficina 
— situada, com a redagao, a rua 15 de Novembrq (atual do 
Imperador), n.° 39 — ainda se achava desfalcada, feito o 
que sairia as 15 horas, pontualmente. 

Reapareceu no dia 25, abrindo a primeira pagina um 
"Calendario Catolico". Materia constituida, sobretudo, de edi
torials e notas assinadas, alguns telegramas e raro noticia-
rio. "As quintas" era o titulo da cronica assinada por A.G.R. 

A 4 de margo apareceu a segao "Ora sim — ora nao", de 
Gil Vaz, constante de notas e comentarios procedentes do 
Cabo, "uma terra desprovida de jornal e onde os jornais de 
fora raramente falam a seu respeito". Surgiram outros cola
boradores a saber: Vasconcelos Brandao, Pedro Afonso, Jona-
tas Costa, Giusepe Fasanaro, Armando Oliveira e Mario Norte, 
poetas OS quatro ultimos. 

A partir do dia 31, a folha alterou sua feicao, reduzindo 
para cinco, mais largas, as seis colunas com que se iniciara, 
passando a abrir a primeira pagina, em duas colunas, os 
"Anuncios Maritimos". Nitidamente impressa, apresentou 
novo concurso, mediante cupoes a premio, para apurar quais 
OS tres homens que mais honravam o Brasil na atualidade. 
A escolha recaiu em Hermes da Fonseca, Lauro Sodre e Barao 
do Rio Branco. O redator Normando Silva foi substituido, a 
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3 de abril, por Sergio de Magalhaes; e Jose de Melo assumia, 
depois, a funcao de administrador. 

Manteve o vespertino demorada campanha contra a 
Great Western (hoje — Rede Ferroviaria do Nordeste), a 
salientar os artigos assinados por John Bull. Procedenles 
do Rio de Janeiro e, logo mais, da Inglaterra, divulgavam-se 
excelentes eplstolas de Rastignac (pseudonimo de Teotonio 
Freire Filho) . Mais colaboradores esporadicos apareceram, 
em prosa e verso, tais como: Cirilo Maraial, Araujo Filho, 
Costa Rego Junior, Arnaldo Ferreira Lopes, Paulino de An-
drade, E . Morals, Farfarelo, Cazerio, R. Dantas e Jose Bar-
bosa Correia. 

Criou-se, em maio, uma modalidade especial de assina-
turas para operarios: 2S000 mensais. A 19 de junho dizia 
uma nota redacional que, decorridos cinco meses. ja o jornal 
com 1500 assinantes, 900 deles ainda nao t inham pago nada. 
Fazia um apelo. A empresa arcava com dificuldades e pre-
juizo, pois cada edicao custava nada menos de 80S000... 

Tudo empreendia, a direcao, no sentido de atrair leito-
res, adquirir popularidade. Apos um plebiscito, sem resul-
tado apreciavel, para Presidente e Vice-Presidente da Re-
piiblica, A Patria abriu concurso para "chefe da oposicao 
pernambucana", de vez que, devido a renuncia do Barao de 
Lucena, os pollticos da oposicao se mobilizavam para orga-
nizar um grande part ido. Foi mais votado Jose Mariano Car-
neiro da Cunha. 

Outro concurso dava direito, ao portador de um cupao 
recortado, a obter dez por cento de abatimento no pre^o 
dos bilhetes de loteria vendidos pela casa "O sonho da sorte". 

Apos uma suspensao de cinco dias, o vespertino reapa-
receu a 29 de julho, com o titulo modificado para Patria 
(novo cliche), continuando como "orgao de nenhum parti
do, de nenhuma seita, de nenhum culto religioso", mas fa-
zendo sempre, em alentados artigos, a propaganda da can-
didatura Hermes da Fonseca a Presidencia da Repiiblica. 

Permaneceu o corpo redacional, com exclusao de Pedro 
Avelino, que transferira sua residencia para o Rio de Ja
neiro, passando o jornal a propriedade de "uma empresa", 
tendo como gerente provisorio o redator-secretario Piiblio 
Pugo. Enquanto isto, Carlos Cabral encarregava-se da segao 
de assinaturas e amincios, e surgiam novos colaboradores: 
Caitano Galhardo e J . Barjona. 

J a em fins de agosto, encetou campanha contra o "Pa-
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nama da Alfandega", divulgando violentos artigos de cri-
tica a respectiva administragao. 

Todavia, era cada vez mais precaria a situagao finan-
ceira d'A Fatria, que, porisso mesmo, so circulou regular-
mente ate 4 de setembro de 1909. Deu, ainda, duas edigoes, 
nos dias 9 e 20 (quando largou o ultimo grito sobre a maro-
teira da Alfandega), e nao mais voltou a lume (Bib. Piib. Est. e 
Arq. Pub. E s t ) . 

1911 

REPUBLICA — Diario vespertino, entrou em circula-
gao no dia 3 de outubro (1) de 1911, em formato grande, 
com quatro paginas de seis colunas. Aos lados do cabegalho, 
exibia os slogans: "Pela Patr ia" e "Pelo Povo". Redator-
chefe — Oscar Brandao; secretario — Joao Bartolomeu Be-
zerra Leite; redatores — Hersilio Lupercio de Sousa, Joao 
Barreto de Meneses, Jose Agripino Regueira Costa, Manuel 
Alexandrino da Rocha, Caspar Uchoa, Eneas de Lucena, Bar
reto Campelo, Luis Gonzaga de Albuquerque Maranhao, Va-
lenga Junior, Joao Augusto de Sousa Leao, J . Batista Cabral 
e Raimundo de Oliveira; gerente — Cavalcanti Lima. Reda-
gao e oficina instaladas a rua de Santa Teresa n.° 28. Tabela 
de assinaturas: ano — 20S000; semestre — 12S000; trimestre 
— 7$000. Prego do exemplar — 100 reis. 

O artigo de apresentagao, assinado pelo redator-chefe, 
assim comegou: "Ao bruxolear da luz da liberdade na patria 
pernambucana que, ate bem pouco tempo, jazia em pleno 
negror de um cativeiro de quase vinte anos, surge a Republica 
em meio da arena da imprensa, como se fosse uma estrela 
perdida na amplidao da noite". 

Noutro topico: "6rgao essencialmente dantista, obede-
cendo a orientagao sadia e reivindicadora do Partido Repu-
blicano Conservador, a Republica irrompe a luz da publici-
dade simbolizandD a flamula auriverde da patria invencivel 
e heroica de Martins Junior. Nascido da iniciativa de um 
punhado de mogos que, incondicionalmente, se alistaram nas 

(1) O jornal apareceu, realmente, a 3 de outubro . Entretanto, sua im-
pressao fora re tardada, so tendo saido a rua reduzidos exemplares, ja noite. 
Dai, a nota divulgada no dia seguinte: "Em vir tude de ter sido esgotada 
completamente a t i ragem de ontem, resolvemos publicar, hoje, a Republica 
em segunda edigao. 
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fileiras da falange libertadora da ter ra na ta l da repiiblica, 
mogos que mantem, no coragao e no cerebro, imaculas e pu-
ras as suas crengas republicanas, este jornal, que tambem 
encontrou guarlda na a lma generosa do povo, promete, de 
joelhos perante o altar sacrossanto da patria, no ins tante em 
que se canta a missa solene do civismo, chegar ao sacrificio 
para a consecugao do seu ideal — o ressurgimento da liber-
dade morta no bergo da liberdade. 

"fi a Republica a primeira voz que se levanta, no seio 
^a imprensa pernambucana, proclamando bem alto o nome 
tres vezes bendito do General Dantas Barreto a diregao su-
prema dos nossos destinos, entregues, por infelicidade nos-
sa, k prepotencia e ao absolutismo de governos desonestos 
e maus" . 

Apos u m a serle de imagens e consideragoes, prosseguiu 
o articulista: " . . . como orgao de pr9paganda, este jornal 
desde ja declara que nao perdera o precioso tempo, que Ihe 
resta para espalhar por toda par te a semente benefica e sa-
lutar da candidatura Dantas Barreto, com discussoes e po-
lemicas ingratas e estereis". 

Concluiu Oscar Brandao afirmando que o General Dan
tas Barreto era "a legenda da Republica". 

Desde a primeira edicao, prosseguindo ate igual data do 
outro mes, metade da primeira pagina do jornal foi ocupa-
da por u m cliche, com o titulo "Salve, Dan tas ! " e a seguinte 
legenda, em tipos vistosos: "Futuro Governador de pe rnam-
buco — a despeito de todas as manobras da oligarquia Rosa 
e Silva, e so pelo concurso espontaneo e patriotico do povo 
pernambucano, legatario fiel das gloriosas tradigSes da nos-
sa historia". Verificadas as eleigoes no dia 5, publicou-se a 
nota acima, pela ul t ima vez, a 7 de novembro, al terada a pri
meira l inha da legenda para: "Governador eleito de Per-
nambuco" . 

Alem do artigo politico, sueltos, noticiario e resumido 
servigo telegrafico, inseria segoes satirico-humoristicas, em 
prosa e verso, sempre abordando assuntos politicos, tais como: 
"Piadas e peiadas", por Aristofanes (Oscar Brandao) ; "Da 
brecha", por Zero (Barbosa Viana) , "Versus-Rosa", de Rosa
lie Silva; "De leve", cronica de Hermes Sandoval (pseudoni-
mo de Horacio Saldanha) , "Trago e risco", de Rabiscador. 

Logo no dia 11 de outubro, ao passo que era admitido 
no quadro Barbosa Correia, os redatores Hersilio de Sousa e 
Jose Agripino Regueira Costa passaram a categoria de cola-
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boradores, "por nao poderem escrever a t ivamente" . Outros, 
do periodo inicial, foram Tomaz Caldas Filho, Gervasio Fio-
ravanti , Antonio Jose da Costa Ribeiro, Luis Gonzaga de Arau-
jo e Joao de Moura Santos . 

Ao ensejo da campanha movida contra a administragao 
estadual, exercida, interinamente, por Estacio Coimbra, em-
penhou-se a Republica, a part i r do dia 20 do referido mes, em 
polemica com o Diario de Pernambuco, atacando-o desabri-
damente . Na edicao de 26 estampava o seguinte: "Compra-
se nesta redagao, por pregos convidativos, qualquer porgao de 
rifles, revolveres, pistolas e fuzis Mauser, importados pelo 
governo do Estado e distribuidos na redagao do Diario aos 
capangas e escora-empregos". 

Dois dias apos, divulgava-se a seguinte "Resolugao": "A 
Republica resolveu, como medida profilatica, estabelecer um 
cordao sanitario entre as suas colunas e as "Publicagoes a 
Pedido" do Diario de Pernambuco, pelo que deixa de respon-
*ier as sandices que nelas se contem". 

O destemido jornal criticava, depois, O Paiz, do Rio de 
Janeiro, que se vinha ocupando da politica pernambucana, 
em defesa do Governador Estacio Coimbra e da politica do 
Conselheiro Rosa e Silva, finalmente derrubada no pleito de 5 
de novembro, o que levou o editorialista a proclamar, no dia 
9: "Esta derrotada, numa eleigao Uberrima, a oligarquia per
nambucana" . 

Mas, ocorreram disturbios, nas ruas, cometidos por ele-
mentos exaltados, e, no dia 11, a Republica dizia haverem 
partido tiros da sacada do Diario, reptando o vellio orgao 
(suspenso por forga das circunstancias), a voltar a circula-
gao "para relatar a verdade dos fatos". Depois, chamava 
"cinico e perverso" a Estacio Coimbra e "esfinge por conve-
niencia" ao Diario. Quando este reapareceu, apos alguns dias, 
continuou sob o impacto das penas desabusadas da folha 
dant i s ta . Tambem o Jornal do Recife foi alvo de criticas tre-
mendas, devido a sua ati tude de conveniente neutral idade. 

Nao tendo circulado nos dias 25 e 27, publicou um Bole-
t im da Republica (sem da ta ) , cujo artigo inicial declarava 
que, em consequencia dos preparatives belicos da policia, o 
pessoal das oficinas preferia "estar nas ruas da cidade, pronto 
a defesa da liberdade e da honra de Pernambuco"; dai nao 
sair o jornal, conseguindo-se a muito custo preparar um 
boletim. Outro artigo, sob o titulo "Sangue! Sangue!", cha
mava Estacio Coimbra de "bandido", "assassino", "Nero per-
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nambucano", "cachorro danado" e "rafeiro semvergonha", 
acentuando: " . . . caso S. S. persista em mata r os filhos do 
povo, nao estarao muito longe de terminar os seus dias de 
vida". E concluiu: categoricamente: "Mate porque receberd 
o troco em moeda corrente". Um terceiro editorial t inha o 
titulo "Imprensa indigna", aconselhando o povo a despre-
zar o Diario de Pernambuco (ja novamente suspenso) e o 
Jomal do Recife. Finalmente, Gongalves Maia assinou um 
comentario sobre "A situagao". Toda essa materia foi re-
produzida na edigao de 28 de novembro. 

A cidade voltara ao ritmo normal, vindo a Republica 
a aconselhar, em Boletim do dia seguinte (2) e na edigao 
do dia 30, a maxima calma a populagao, que poderia confiar 
nas medidas tomadas pelo General Carlos Pinto, inspetor 
da Regiao Militar. 

Nao obstante o grande espago ocupado pelos aconteci-
mentos politicos, foram criadas novas segoes satlrico-humoris-
ticas nas colunas do vespertine, em substituigao as primelras, 
tais como: "Surpresas", por Cyrano; "Causticos", de Romeu 
do Val; "Chispas", por X . Y . Z . (tambem Oscar Brandao), e 
a cronica "Semana-pathe" . Publicavam-se artigos espord-
dicos de Gongalves Maia e Edgar Neto. Ao noticiario social 
foi dado o titulo "Fatos do Lar" . 

Passada a efervescencia polltica, Dantas Barreto no po
ller, a folha tornou-se essencialmente noticiosa e variada, ate 
que, com o n.^ 68, de 10 de Janeiro de 1912, ficou suspensa. 
Reapareceu onze dias depois, com o titulo modificado para 
A Republica, alterando-se-lhe o formato para cinco colunas 
de 14 ciceros, em lugar das seis mais estreitas, tendo crescido 
tambem cinco centimetros na a l tura . E passou de vespertino 
a matu t ino . 

Do longo artigo de apresentagao da nova fase, sob o ti
tulo "Era Nova", vale destacar o periodo inicial: "orgao dan-
tista, ontem, na comburencia dessa luta insofrida, voltamos 
hoje k atividade de imprensa, sob o mesmo patrocinio. Mu-
(Jamos de feigao material e combativa, mas o nosso ideal de 
hoje e o mesmo de ontem, porque se traduz na legenda desse 

(2) O Boletim do dia 29 (colegao Abelardo Rodrigues) continha um 
linico editorial e o te legrama a seguir, de Dantas Bar re to a Ribeiro de 
Brito, procedente do Rio de Jane i ro : "Acredito forga policial ja esteja re-
colhida quarteis e cidade condigoes normals . Acabo chegar da residencia 
do sr. Pres idente da Republica, onde t ra tamos da ordem ai" . So o primeiro 
Boletim consta do acervo da Biblioteca Publica do Estado. 
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nome. Assim estreamos a campanha republicana, que colo-
cou a frente do governo o mais digno para esta obra de agi-
tagao, de inicitagao, de reraodelagao social. Agora desejamos 
auxilia-lo com a mesma dedicagao e o mesmo desinteresse 
dos dias tormentosos de combate". 

Em nota abaixo do editorial, dizia nao apresentar ainda 
feigao definitiva, pois sua diregao pretendia instalar tipo-
grafia no mes seguinte. Na segunda pagina estampava-se a 
seguinte "Declaragao": "Para evitar diividas futuras, decla-
ra a empresa d'A Republica que, encetando fase absoluta-
mente nova em sua vida jornalistica, nenhuma responsabili-
dade tem com re^agao aos compromissos de qualquer especie 
tornados pela antiga diregao deste orgao". 

Dirigido, a partir de entao, por Joao Ribeiro de Brito, a 
fungao de redator-chefe foi entregue a Mario Rodrigues, sen-
do redatores Gaspar Uchoa, Barreto Campelo e Joao Augus
to de Sousa Leao; gerente — Antonio Martins Filho. Como 
colaboradores efetivos, figuravam no Expediente: Gervasio 
Fioravanti, Luis Gonzaga de A. Maranhao, Jos6 A. Reguei-
ra Costa, Joao Barreto de Meneses, Joao B. Bezerra Leite, 
Joaquim Pessoa Guerra, Tomaz de Carvalho, Silvio Cravo, 
Augusto Rodrigues e Luis de Gois, os quais, em geral, pouco 
OU nada escreveram. 

Permaneceu sem alteragao a tabela de assinaturas, crian-
do-se, todavia, a parcela "fora da capital", com os pregos 
de 24$000 e 14$000, por ano e por semestre, respectivamente. 

A parte intelectual sofreu substancial modificagao. Ai6m 
de servigo telegrafico melhorado e dos editorials sobre dife-
rentes assuntos, sobretudo economicos e de politica geral, 
inseria variado noticiario, dividido pelas segoes: "Cronica dos 
Fatos", "Notas oficiais", "Vida Social", "Religao", "Comer-
cio", "No mar", "Os mortos", "Registo Policial", "Teatros e 
Cinemas", "Indicagoes iJteis", etc., acrescentando pouco mais 
de uma pagina de anuncios. 

Logo na segunda edigao o matutino rebateu um artigo 
do Diario de Pernambuco, declarando-o vasado no "estilo de 
perdigoto sentimental" de Elpidio de Figueiredo. E iniciou, 
com a assinatura Luz, uma segao de sonetos, sem titulo fixo, 
misto de ironia e satira politica, o prlmeiro sob a epigrafe 
"A Republica", cujos tercetos vao abaixo transcritos: 

"Em nome do direito, ei-la de novo! 
Venceu na luta contra a tirania. 
H i de veneer na paz em prol do povo. 
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Nao ha mais o rosismo vil, caduco, 
E ei-la, afinal, pela democracia, 
Republicanizando Pernambuco. . . " 

"Toques e retoques", de Tenorio, outra materia interes-
sante, mas de curta duragao, dizia ser uma segao sem pro-
grama, "sem preocupaQoes doutrinarias nem meticuloso apu-
ro de forma". Passou, igua^mente, a transcrever, por algum 
tempo, um conto diario, continuando as cronicas de Hermes 
Sandoval, vindas da fase anterior. 

Tornou-se, assim, A Republica mais movimentada, apre-
sentando materia variada, inclusive "Historia Antiga de 
Jean Petit; "No Estrangeiro", com a inicial S; "Agricultura", 
por J . A. de Sousa Leao; "Coisas de Humor", cronica ligeira 
de Rastignac (travesti de Teot6n!o Freire Filho); "Cha de 
garfo", por Orion, e, a 5 de fevereiro, iniciava-se a publica-
?ao da novela "Maria Moises", de Camilo Castelo Branco. 

Permanecia, enquanto isto, a furia dos ataques ao Diario 
de Pernambuco, a respeito do qual escreveu a 3 de fevereiro 
de 1912: " . . . caingada hidrofobica, porgao de individuos 
gritadores, sem talento"; "nunca se reuniu numa imprensa 
uma familia tao curlosa de tartufos". 

Outro exempi.o de linguagem vio]!ientissima contra o 
Diario, no dia 14: "Rato de esgoto, serpe venenosa, sai-te 
daqui com os teus ditirambos a liberdade. Pernaonbuco 
inteiro te conhece. Afinal, que desejas agora, quando estao 
sentinelas a porta do Tesouro e o teu diretor vai aos inter-
x'ogatorios da policia?". 

A 1 de margo assim concluia um artigo de quatro colu-
nas: "Entre Dantas Barreto e Rosa e Silva ha a diferenga 
que se afirma entre um bravo e um band.do, um puro e um 
ladrao". 

Sobreveio, porem, um periodo de normalidade, sem poli-
tiquices, ocupando-se os editorialistas de temas os mais va-
riados. Tendo como gerente Joao Rubim de Carvalho, A Re
publica tomou nova feigao a partir de 27 de maio, mediante 
a aquisigao de moderna tipagem, inclusive a substituigao 
do cUche do cabecalho, melhor distribuigao da materia, titu-
los vistosos nas reportagens e entrevistas. 

Comegou a divulgagao, em folhetim, do romance "Cri
me e Castigo", de Dostoiewsky, traduzido por Camara Lima. 
A terceira pagina foi ocupada pela "Ijltima Hora" local e 
telegrafica. Outras segoes: "Comercio e Finangas"; "Colu-
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na Operaria", por Joao Ezequiel; "Para desopilar o figado" 
e, em rodape, "Transito no mar", so ficando destinada a 
anuncios a quar ta pagina. 

Do cabegalho foi retirada a indicagao "6rgao Dantista", 
substituida por "Propriedade de uma Associagao". Afora o 
corpo redac-onaf e o diretor mencionados no inicio da se-
gunda fase, eram redatores auxiliares: Oscar de Sa Cava\-
canti, Jose de Sa, Da Costa e Silva, Aristeu Pires de Olivei-
ra, Alfredo Porto da Silveira, Jose Fernandes da Silva e 
Edgar Neto, sendo Clovis de Holanda um dos revisores. So 
apareciam artigos de colaboragao de raro em raro, assinados 
por Pedro Lemos, de Limoeiro. 

A part ir de 8 de junho, publicou-se, durante algum 
tempo, a nota a seguir: "A empresa A Republica declara 
que adquiriu por compra — dinheiro a vista — todo o ma
terial de suas oficinas, sem onus de qua^quer especie, con-
forme clausula exarada no contrato de tranferencia". 

A 25 do referido mes ocorria a primeira edigao especial, 
de oito paginas, em papel assetinado, exibindo diversos cli
ches. Foi dedicada ao municipio de Pesqueira (3), incluin-
do longo trabalho de Esmaragdo de Freitas, intitulado "Uma 
pagina de psicologia sertaneja". 

Edigao maior, unica com 12 paginas, foi a de 12 de ag6s-
to, continuando a enquete "A vida nos municipios", na qual 
se englobaram os de Pedra, Bu.que e A^.agoa de Baixo (hoje, 
Sertania) . 

No mes anterior — 20 a 26 de julho — o jornalista Tra-
jano Chacon, demitido do cargo de delegado do 2° distrito 
policial, foi alvo de rudes ataques d'A Republica, defenden-
do-se atraves do pernambuco. 

Em sua ascengao como jornal moderno, bem paginado, 
continuava o orgao de Ribe^ro de Brito a divulgar boas re-
portagens, entrevistas e enquetes, como, em agosto, a seguin-
te: "Quem e pelo divorcio? Quem nao e pelo divorcio?", a pro-
posito de um projeto favoravel do deputado Floriano de Brito. 
Em setembro, o envenenamento co^etivo do Colegio da Ja-
q u e r a ocupou grande espago da folha, que ainda divulgou 
boletins noticiosos e circulou, em edigao extra, no dia 8, 
domingo. 

(3) No dia 21-4-1912 (dois meses antes daquela edigao especial), noti-
ciara o Jornal do Recife que o industrial Antonio Didier, de Pesqueira, 
constitu ra advogado para pedir, em Juizo, a exibigao de aut6grafos dos 
artigos que a seu respeito vinha publicando A Republica. 
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A 5 de novembro de 1912 (seis paginas), homenageou 
o primeiro aniversario da eleigao do Governador Dantas Bar-
reto, cujo cliche figurou no primeiro piano, em meio a longo 
artigo sob o titilo: "O homem que a patria precisa". 

Na mesma edigao, ocupando mais de uma pagina, foi 
divulgado um capitulo do livro de Dantas Barreto — "A des-
truigao de Canudos". A guisa de subtitulo, em seis colunas, 
lia-se: "Chamamos a atengao dos nossos leitores para a bele-
za e a majestade dessa pagina de mestre, onde se ajustam as 
fulgurantes qualidades de prosador do literato insigne, que, 
primeiro no heroismo, e tambem uma das glorias mais cons-
picuas das letras nacionais". 

Em igual data, o Clube Republicano Martins Junior rea-
lizou uma manifestagao de aprego a A Republica, oferecendo-
Ihe, entre discursos e cerveja, tres quadros: os retratos de 
Dantas, Martins e Ribeiro de Brito os quais foram apostos 
na sala da redagao. 

O corpo redacional, desfalcado, a 12 de dezembro, de 
Barreto Campelo, contava, entao, com novos elementos, 
como Silvio Cravo (de volta), Artur Leal de Barros, Carlos 
Vanderlei, Joao Jungman Filho, Tondela Junior e Joao Ma-
rinho Filho, ai incluidos os revisores. Era gerente Martins 
Filho. 

A partir do referido mes o vespertino saiu com seis pagi
nas diarias, adotando novas segoes, que se substituiam de 
quando em quando. As ultimas criadas foram: "A sumula 
d'A Republica de ontem", "Noticias em tres linhas"; "Varias" 
e "Pequenos despachos", pulando os telegramas de "tJltima 
Hora" para a quinta pagina, em rodape. 

Nao passou do seu natural a edigao de 21 de Janeiro de 
1913, so lembrada a data do aniversario da segunda fase com 
uma nota sucinta, seguida, na primeira pagina, de fotogra-
vura de Dantas Barreto, ladeada per um mapa das despesas 
do Estado, abaixo do qual se dizia: "Pela primeira vez no 
Brasil, quer na Monarquia, quer neste regime, um governo 
consegue tamanhos resultados economicos". 

A 3 de margo anunciava a empresa completa transfor-
magao, de modo a poder tornar-se "uma das maiores tipo-
grafias do Norte do pais" e, como estivesse o matut ino des-
tinado "a ser um repositorio de informagoes imediatas sobre 
OS multiples aspectos da vida economica, politica e social do 
pais", reorganizara o corpo de redatores, o que iniciou com 
a conquista do deputado operario Joao Ezequiel, ao passo 
que contratara novos colaboradores. Dias depois, aparecia 
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a segao "A Semana Chic", aos sabados, constituida de cro-
nica elegante, notas socials e fotografias de damas da me-
Ihor linhagem do Recife. 

No dia 14, organizava-se a "Sociedade Anonima A Repu-
blica", destinada a "transforma-la num grande orgao de 
publicidade", tendo como incorporadores Ribeiro de Brito e 
Mario Rodrigues. 

Devido a remodelagao de todo o material grafico e t rans-
ferencia da redagao e oficina para a rua General Abreu e 
Lima ns. 3 e 5, foi suspensa a circulacao a 27 de abril, vol-
tando no dia 2 de maio, o formato ligeiramente acrescido, 
apresentando novas segoes e minucioso servigo informative 
sobre politica, comercio, industria, ciencias e ar tes . Em pa-
pel roseo, como de costume, reuniu doze paginas, para con-
t inuar com oito. 

No primeiro editorial, dizia o articulista: "Vencemos, 
sobretudo, porque esta vitoriosa a causa dantista", "a causa 
republicana". Apos uma serie de consideragoes em torno da 
politica pernambucana sob a bandeira do General Dantas, 
concluiu que A Republica mant inha os mesmos intuitos, ser-
vindo de "veiculo para levar ao pais os sentimentos da luta 
que purifica". 

Comegou a divulgacao das celebres car tas de Pierre Loti, 
sobre a questao dos Balkans, extraidas do livro "Turquia 
agonizante", em tradugao especial. E uma pagina foi dedi-
cada ao Dia do Trabalho (ocorrido na vespera), em home-
nagem ao operariado pernambucano, contendo cliches dos 
respectivos lideres e artigo de Joao Ezequiel. 

Como novo colaborador, surgiu Sousa Filho assinando o 
artigo "Micrologos". Vieram as "Pitadas", por Marisco, e 
criou-se, aos domingos, uma pagina de "Arte — Literatura 
— Critica — Modas — Variedades". Ofereceram-se anun-
cios gratuitos, de tres linhas, aos pequenos proprietaries e 
agricultores, e se estabeleceu um premio de 2:000$000, me-
diante sorteio dum cupao nermutado com o leitor por cin-
quenta cabegalhos do jornal. 

Outros colaboradores: Alfredo de Carvalho, Viana de 
Carvalho (sobre Espiritismo), Manuel Arao com a s6rie "Es-
piritismo e Catolicismo" (4), e Sinfronio Magalhaes, que 
enviava cronicas de Paris . Surgiu em junho a segao "Teatro-

(4) Essa s6rie de artigos prolongou-se at6 o XII, continuando no 
Penuunbnoo. 
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Notas Sociais-Noticias-Sensagoes", cujo titulo ocupava toda 
a largura da pagina. 

De 22 a 26 de junho e de 1 a 4 de agosto, Mario Rodri-
gues defendeu-se, em longos e violentissimos artigos, contra 
graves acusagoes de Henrique Milet, feitas, atrav6s do Per-
nambuco, k sua honorabilidade no desempenho da fungao 
que exercia, de Curador de Ausentes. 

Tendo ocorrido, na noite de 11 de agosto de 1913, a agres-
sao, e morte, na primeira hora do dia 12, de Trajano Chacon, 
A Republica dedicou ao acontecimento grande espago, 
encetando mesmo campanha para a descoberta dos crimi-
nosos. Entretanto, fora acusada, pelo orgao oposicionista 
Pernambuco (onde trabalhara o extinto), de responsabilida-
de no caso, o que motivou uma declaragao (dia 14), assi-
nada pelos redatores Joao Augusto de Sousa Leao, Jose de 
Sa, Gaspar Uchoa, Joao Ezequiel, Silvio Cravo e Alfredo Por
to da Silveira (5), os quais repeliram a insinuagao, como o 
fizeram, igualmente, em mais de um artigo, Augusto Rodri-
gues, em defesa do irmao Mario Rodrigues, e este ultimo, 
diretamente visado como cumplice, acendendo-se mais uma 
polemica entre os dois diarios. Finalmente, declarou o juiz 
Artur Silva Rego (digao de 29) nao haver, em todo o inque-
rito, a que presidiu, nenhuma alusao ao pessoal d'A Repu
blica (6) . 

Passada a efervescencia, o matutino abriu espago, em 
setembro, para a segao "Ecos d'acola, d'ali e d'aqui"; mais 
artigos de Artur Rubens, em frances, procedentes de Bru-
xelas, e, a partir do dia 29, a "Cronica da Semana", de 
Fabio Ribas, abrindo a primeira pagina. 

(5) Foi Alfredo P6rto da Silveira a primeira pessoa a tomar provi-
dfincias ap6s o crime. Passava die num bonde, quando ouviu gritos de 
mulher imprecando socorro; desceu e, reconhecendo Trajano Chacon, soli-
citou a presenga de medico e pollcia. No dia seguinte, em artigo intitu-
lado "Assassinos e covardes", advertiu a sociedade pernambucana que 
ficasse descansada, pois o General Dantas Farreto dissera: "Quem quer 
que seja o criminoso, pagara". 

Esclareceu A Republica que Trajano Chacon se encontrava afastado 
das lides da imprensa havia mais de dois meses (quando deixara o corpo 
redacional do Pernambuco) e vivia, igualmente, alheado ks paixoes polf-
ticas, acrescentando: "S. s. parecia votar-se a uma calculada reclusao, 
lugmdo a qualquer evidencia". 

- | - - l - T T f — r 
(6) Em relatario apresentado ao governo, divulgado a 5 de setembro, 

^Jlfl"'^ ^^''^l^'^'' concluiu pela culpabilidade do cornnel Francisco Melo, 
chefe de PolIcia, e de outros oficiais e soldados, denunciados, dias ap6s, 
perante a Justiga pelo promotor Barreto Campelo. Foram, por6m. absol-
viaos em abril do ano seguinte. 
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A 1° de outubro, iniciou o tenente Jos6 da Penha u m a 
serie de artigos contra a oligarquia dominante no Rio Gran
de do Norte, assunto de que o jornal ja se ocupava desde 
algum tempo, inclusive atraves de artigos assinados peio 
jornalista Jose de Sa, que la estivera, em fungao de repor-
tagens, fazendo causa comum com aquele militar, em reu-
nioes e comicios e deitando discursos. Outros colaborado-
res, de temas gerais, foram Umberto Carneiro e Mario Van-
derlei. 

Enquan to isto, prosseguia a polemica (7) de carater po
litico, com o Pernambuco, chamado "o orgao estercorario", 
"o orgao do meretricio", cujo diretor, Henrique Milet, e cujos 
redatores principals, entao Turiano Campelo e Mario Melo, 
eram alvo de tremendos a taques . 

Dentre as segoes ligeiras do jornal de Ribeiro de Brito, 
destacava-se a "Sobra das Sobras", de satiras e ridiculo, em 
contradi ta as "Sobras", do contendor, nao havendo t regua 
no mat raquear de invetivas de parte a pa r t e . 

A 31 de dezembro escrevia a redacao: "Tornou-se u m a 
obcessao para o Pernambuco a tacar Mario Rodrigues, a pro-
posito dos seus atos, seus passes, seus gestos, suas palavras. 
Questao de niques" . Diante do que, avisava aos leitores que 
transcreveria, desde o momento, todas as descomposturas 
assacadas contra ele. 

O matu t ino vinha, porem, perdendo sua caracteristica 
de jornal moderno, movimentado e a t r aen te . Nas suas oito 
paginas ja se contavam seis de anuncios; e, desde setembro, 
deixara de dar doze paginas aos domingos, o que nao ocor-
reu nem mesmo a 19 e 20 de novembro, edigoes comemora-
tivas do aniversario da gestao de Dantas Barreto n a gover-
nanga . 

Ao iniciar-se 1914, vencendo concorrencia, veio A Repu-
blica a tornar-se orgao oficial do Estado (8) e da Prefeitura 
do Recife. Voltou, assim, a dar algumas edigoes de dez pa
ginas e, ^s vezes, doze, por forga do excesso de mater ia pro-
veniente das repartigoes e da publicidade comercial, servigo, 
este ultimo, que passara a diregao de Jaime de Sousa. So 

(7) "A polemica, segundo Anibal Femandes, sempre fora, ali&s, do 
gosto do jornalismo pernambucano" ("Jornais e jomalistas do meu tempo"). 

(8) Da concorrgncia — encrevera O Tempo, a 28-12-1913 — partici-
param tr6s empr^sas jomalisticas, com as seguintes propostas para publi-
ca?ao dos atos oficiais duranto todo o ano de 1914: O Tempo — 5:110$000; 
Diario de Pemambnco — 2:000$000, "facultando ao govimo a redugao dos 
200 exemplares, k razao de 30 r6is; A Repabllca — 1:900$000. 



8 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

um colaborador, Ferdinando Borla, aparecia, a par da seqao 
"Tarecos", de versos chistosos, por Xiquinho, e da materia 
comum. 

Estacio Coimbra, diretor d'O Estado de Pernambuco, 
defensor da politica decaida do Conselheiro Rosa e Silva, era, 
entao, objeto de ataques d'A Republica, que, a partir de 
15 de fevereiro, se transformou, novamente, em vespertino e 
voltou a ser impressa em papel roseo. Do seu ja bem redu-
zido corpo de auxiliares da redagao fazia parte Ildefonso 
Lopes, como revisor. 

Os atos oficiais, publicados a partir da terceira pdgina, 
foram transferidos, desde o dia 16, para a primeira, ficando 
unicamente aquela destinada ao noticiario e ligeiros comen-
tarios. 

A edigao de 25, ainda de fevereiro, com grande tarja e 
cliche, foi dedicada a morte, ocorrida tres dias antes, do en
tao capitao Jose da Penha, quando, em luta com cangacei-
ros de Floro Bartolomeu, defendia a autonomia do Ceara, 
feito comandante de tropa. 

Arrastou-se o orgao oficial do governo ate 25 de abril 
de 1914 (9), quando saiu a luz sua ultima edigao (Bib. Piib. 
Est. e Arq. Piib. Est.) . 

1912 

O NORTE — Surgiu no dia 9 de Janeiro de 1912, em 
formato de 52 x 36, com oito paginas a cinco colunas de 14 
ciceros. Diretor — Rodolfo Gomes Filho; redatores — Neto 
Campelo, Baltazar Pereira (1), Gongalves Maia, Gouveia de 
Barros, Raul Azedo e Francisco Tondela Junior, funcionan-
do a redagao e escritorio na rua do Imperador n*' 33, 1° an-
dar. Tabela de assinaturas: ano — 24$000; semestre — 
12$000; para fora da capital — 28^000 e 14^000, respectiva-

(9) TrSs dias ap6s, a d'recao d'A Republica fgz inserir, n'O Tempo, 
uma "Solicitada", na qual dizia que, tendo a emprgsa entrado em llqui-
dagao convidava os credores a apresentarem suas contas, no prazo de 
trinta dias, para o devido pagamento. 

(1) Por inexplicavel lapso, constou do Vol. II desta obra (pSg. 211), 
que terminara em 1911 a atuacao de Baltazar Pereira na imprensa de 
Pernambuco, quando findou, tao s6mente, seu trabalho n'A Provincia. Ver-
se-a, paemris aaiante, que anuele que, na opiniao de M^rio Melo (in Diario 
de Pemambnco, de 24-5-1925), "gozou. por muito tempo, do justo titulo 
de principe dos jomalistas pemambucanos", alim de outros di^rios em 
que colaborou, atingiu 1917 feito um dos redatores principals d'A Ordem. 
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mente . Freqo do exemplar — $100. Impresso na tipografia 
de Julio Agostinho Bezerra, a mesma rua, ns. 31-33. 

Apresentou-se com dois editorials. No primeiro — "O 
nosso rumo" — focalizou "o despotismo rosista", derribado 
apos 18 anos de poderio, e a necessidade de reerguer Pernam-
buco do marasmo e da rotina, o que requeria "a colaboragao 
de todos OS cerebros prestaveis e dignos". Dai, o seu apare-
cimento, para " tomar um lugar nesse concerto de boas von-
tades que se harmonizam para coadjuvar a administragao 
do Estado". 

No segundo, sob o titulo "fiste jornal", lia-se: "O Norte 
e u m a folha destinada a prestar servigos ao publico, man-
tendo o proposito de informar os seus leitores, do modo mais 
completo possivel, nao somente quanto aos fatos de qualquer 
ordem, desenrolados na cidade, senao tambem quanto ao que 
disser respeito ao movimento social, politico, artistico e lite-
rario do Estado e do pals" . 

Noutro topico: "Subordinado a uma orientagao eminen-
temente pratica, para a qual o jornal deve abandonar, o mais 
possivel, a esfera social, que e de si mesma estreita e apou-
cada, O Norte deseja elevar-se ao nivel doutrinario, ao piano 
de todas as questoes que se relacionem com o bem da cole-
tividade". 

Em conclusao: *'0 Norte abrira suas colunas aos que 
tiverem necessidade de pedir a protegao do Estado. file quer, 
sobretudo, assumir um aspecto popular, representar a cons-
ciencia da coletividade, ser de todos, traduzir, na sua expres-
sao maxima, as alegrias e as dores da multidao para quem 
e feito. Se alcancarmos este fim, teremos realizado uma 
grande obra, um trabalho imenso em prol da civilizagao, que 
tem n a imprensa u m a forga propagadora das suas conquis-
t a s " . 

Constituido de noticiario bastante copioso, substancio-
sos editorials, servigo telegrafico do pais e do exterior, infor-
magoes comerciais e oficiais e inteligente distribuigao de pu-
blicidade comercial, foi o novo diario um dos mais bem feitos 
da epoca, quer intelectual, quer materialmente (2) . 

Apoiando, discretamente, a administragao estadual, en-
frentou ataques do Diario de Pernambuco, o incansavel defen
sor da politica rosista decaida. 

Contou com a colaboragao esporadica de Joao Barreto 

(2) Em carta datada de 31 de Janeiro de 1912, escreveu Mario Melo: 
"fi realmente o primeiro jornal modemo que surge em nossa terra". 



9 0 LUIZ DO NASCIMENTO 

de Meneses, Eurico de Sa Pereira, Jose Simoes Coelho, Leal 
de Barros, Luis Gonzaga de Almeida Araiijo, Joaquim Guer-
ra, Fernando Griz, Artur Orlando, Luis de Gois, Mendes 
Martins, Aprigio de Castro, Antonio Vicente de Andrade Be-
zerra, Madame B . de Cabanas ("As modas") e Liza Diniz, 
ao passo que Joaquim Pimenta mant inha o comentario "Dia 
a Dia" e Domicio Rangel apresentava artigos quase diarios. 
Apareciam raros pseudonimos, a salientar Pan, autor da 
cronica "Maravalhas", enquanto C. assinava uma segao hu-
moristica em versos. 

Nao perdurou, contudo, a vida d'O Norte, cujo n° 41, de 
18 de fevereiro, abriu sua primeira pagina com a nota a 
seguir: "Nao comportando absolutamente as oficinas em que 
esta sendo impressa esta folha a sua publicagao diaria nas 
proporgoes exigidas pelo aumento constante da materia, re-
solvemos suspender sua publica^ao ate que nos chegue da 
Europa o material de que necessitamos". 

Foi definitiva a suspensao (Arq. Pub. Est., Bib. Pub. 
Est. e Bib. Fac. Dir.-UFPe.) 

O TEMPO — Matutino de orientagao dantista, seu pri-
meiro numero foi publicado a 23 de novembro de 1912, ten-
do como redator-chefe Gongalves Maia e diretor-gerente 
Afonso Augusto de Brito Taborda (1) . Com quatro paginas 
de sete colunas, lisonjeira feigao material, impressao nitida, 
apresentou a seguinte tabela de assinaturas: ano — 24$000; 
semestre — 12$000; trimestre — 6$000; fora da capital: 
28$000 e 14$000 por ano e semestre, respectivamente. Nume
ro avulso — 100 reis. A redagao, junto a oficina, estava 
localizada a rua 15 de Novembro (hoje do Imperador) n° 39. 

Quase duas colunas inteiras ocupou o artigo-programa, 
dele constando o seguinte topico: "6rgao do Partido Repu-
blicano Conservador, que no pais prestigia a administragao 
benemerita do preclaro Marechal Hermes da Fonseca, e entre 
nos obedece a orientagao superior do cidadao eminente por 
todos OS titulos que atualmente dirige os destinos politicos 
de Pernambuco, tem este jornal a sua norma de agao natu-
ralmente indicada. Ela se acha virtualmente tragada nos 
moldes magistrals em que o insigne General Dantas Barreto 
expos, com a costumada clarividencia, o programa do seu 
governo, no dia para sempre memoravel em que os diferentes 

(1) Embora figurando no cabegalho, o senador Afonso Taborda s6 al-
guns meses depois ocupou a gerencia, exercida, inicialmente, por Jos6 
Gaioso, membro do corpo redacional. 
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grupos da antiga oposigao a situagao decaida, acompanhados, 
num admiravel movimento de espontaneidade, por todas as 
classes ativas do nosso meio, sagraram a S. Ex.^ como seu 
supremo diretor politico". 

Depois de examinar a agao administrativa do patrono 
estadual, adiantava O Tempo: "Modestos colaboradores, que 
seremos, da obra generosa e patriotica do ilustre General 
Dantas Barreto, nada pretendemos mais do que seguir-lhe 
OS nobres e admiraveis ensinamentos. E que nao recuare-
mos dessa rota, diz-nos o entusiasmo que tao elevados intiii-
tos nos despertam". 

Ao iniciar uma serie de artigos intitulados "Ideias e fa-
tos", escreveu Joaquim Pimenta: "Ha uma orientagao nova 
no jornalismo de hoje, ou por outra, uma desorientagao. O 
jornalismo de agora nao e o mesmo de cinquenta anos atras; 
assumiu, com a marcha vertiginosa da civilizagao, nestes 
liltimos tempos, uma feigao completamente diversa da pri-
mitiva. O jornalista de outrora primava pela ideia, agia den-
tro de um circulo que as suas convicgoes filosoficas, litera-
rias ou politicas Ihe tragavam; considerava-se senhor da opi-
niao, imprimia-lhe uma diregao definida, sem trair, porem, 
OS seus princlpios, sem quebrar aquele circulo que era, por 
assim dizer, o limite da sua propria personalidade moral. O 
jornal era uma unidade complexa, em que se ajustavam, 
harmoniosamente, os interesses de um partido, as crengas 
de uma seita, as ideias de uma escola. 

"Hoje, porem, acontece o contrario: nao e mais o jorna
lista que forma e dirige a opiniao; esta e que Ihe dita o pro-
grama de agao, e que Ihe traca o rumo a seguir. A sua mis-
sao consiste em arranjar os assuntos, de tal modo que o povo, 
lendo-os, se reconhega estereotipado atraves das quatro co-
lunas do periodico. Tais assuntos caracterizam-se, nao so 
pela preocupagao do que ha de mais banal, de mais superfi
cial, como tambem pela insistencia em avivar, tanto quanto 
possivel, esse gosto depravado das massas pela narrativa de 
fatos escandalosos ou de crimes excessivamente emocionantes. 

"Atualmente, os jornais de maior circulagao sao, com efei-
to, aqueles que melhor cristalizam a alma polimorfa e gros-
seira das multidoes, que fotografam as suas paixoes, os seus 
odios, OS seus instintos mais obscuros, os seus habitos mais 
estravagantes ou ridiculos". 

"Modos de pensar" foi o titulo de uma cronica com a as-
sinatura Roberto Mill, o qual prometeu, sempre que Ihe per-
mitissem as ocupagoes, expender "o seu juizo, o seu modo de 



92 LUIZ DO NASCIMENTO 

ver sobre personalidades, sobre fatos, sobre id6ias, enfim s6-
bre tudo que interessar ao publico, em linguagem facil, cha, 
acessivel a todo mundo", comprometendo-se, formalmente, a 
"ser sincero e so falar do que souber". 

Sob a epigrafe "Tribuna operaria", comegou interessante 
segao dedicada ao estudo de todos os assuntos atinentes "ao 
operariado urbano e rural" . Seria "um registo de fatos, obser-
vados com a maior isencao de animo". Seu primeiro artigo 
foi "Teatro do povo", da autoria de Leal de Barros. 

Apresentou O Tempo variado noticiario, dividido entre a 
primeira e a segunda paginas, localizados na terceira o folhe-
tim-romance, o servigo telegrafico e informagoes comerciais, 
sendo os aniincios distribuidos em meio a materia e na quarta 
pagina. 

No segundo niimero iniciava-se a insergao, em rodap6 da 
primeira pagina, de um "Folhetim Dominical", da autoria de 
Frota Pessoa. Surgiu, igualmente, a segao "Retalhos", assi-
nada por Ad. Simoes, constituida de cronica, que nao seria 
divulgada "todos os dias para nao esgotar a paciencia do lei-
tor", mas abrangeria todos os assuntos, "de modo franco e 
em linguagem compreensivel". 

Outra boa segao teve comego no terceiro niimero, intitu-
lada "Prosa ligeira", com a assinatura de L. de B . (depois. 
Leal de Barros), que esclareceu em sua cronica, bem tempe-
rada de humor: "Para repouso do espirito, solicitado pelas leis 
do ritmo do pensamento, eu virei algumas vezes trazer um 
pequeno contingente: fatos historicos, ciencia, etc . , do genero 
chamado literatura amena, deixando os grandes problemas 
para os grandes calculadores". 

Ja a 27, ainda de novembro, apareceu Fernando Griz as-
sinando "Minhas notas", constituidas de "ligeiras observagoes 
sobre homens e fatos de nosso pais e de nosso tempo". Foram 
outros colaboradores, revezando-se: M. Paulino Cavalcanti, 
numa serie de artigos sob o titulo "As madeiras pernambuca-
nas"; Luis de Gois, autor de "Tragos da revolugao"; Jose Este-
lita; B . L. (Jose de Barros Lima), que assinava "Gramatiqui-
ces" e "Ligoes de Pedagogia", o mesmo Bruno Latona da segao 
"Nugas", sobre temas de linguagem; G. S. Pais de Andrade, 
Silviano de Rangel Moreira, Raul Azedo, Joao Fioravanti, etc. 

A proporgao que a folha seguia sua Jornada, as segoes 
sucediam-se, tais como "Memorandum" (informagoes uteis em 
poucas linhas); "Boatos" (notinhas politicas dosadas de hu-
morismo), por Sergio (pseudonimo de Baltazar Pereira); 
"Rufos" (versos satirico-humoristicos), de Tambor; "No Hel-
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vetica", soneto de Max Moreno, e "Tragos e Trogas", a cargo 
de Jack. Vulcano (ou seja, Severo de Barros) colaborava na 
"Tribuna Operaria". O folhetim-romance passou para o ro-
dape, saindo ora na segunda, ora na quarta pagina. Ocorria, 
tambem, a "Cronica Estrangeira", assinada por D,. As quin-
tas e domingos, dava seis paginas. 

Na data do primeiro aniversario do governo de Dantas 
Barreto — 19 de dezembro de 1912 — ocorreu uma edigao de 
oito paginas, tres das quais ilustradas com fotografias dos 
maiorais da administragao estadual e do P . R. C , descre-
vendo "os fecundos resultados da orientagao do insigne admi-
nistrador" e relatando as homenagens do dia. 

So no fim do ano comegaram a aparecer, diariamente, 
sucintos artigos de G. M. , sem titulo, apenas precedidos de 
asteriscos, o que o autor modificou tempos depois, adotan-
do a necessaria epigrafe. 

Duros ataques desfechou O Tempo contra Ruy Barbosa, 
o qual, entrevistado por um jornal carioca, criticara, rijamen-
te, a personalidade politica de Dantas Barreto, "caluniando-o 
ignobilmente". 

Em Janeiro de 1913, tornava-se orgao oficial, ocupando 
grande espago a materia proveniente do palacio do governo e 
das repartigoes estaduais. Foram extintas todas as segoes ini-
ciais, criando-se "Motes e Glosas", por C, e "Tipos e Trogas", 
de Zero (Barbosa Viana), que tambem duraram pouco tempo. 

Em defesa da administragao do General Dantas Barreto 
e a proposito das candidaturas presidenciais, comegou rigo-
rosa fase de polemica com o Diario de Pernambuco e o Per-
nambuco. 

Alem da materia propriamente politica (Martius escre-
via: "Politica de Pernambuco") apareciam, de quando em 
quando, artigos de colaboragao, alguns de Edwiges de Sa Pe-
reira. Por sua vez, Joaquim Pimenta, que assinava, desde o 
principio, as "Ideias e Fatos", iniciou, a 13 de abril, a serie 
"Ensaios de psicologia", e Artur Orlando divulgava "Litera-
tu ra pernambucana" . A partir de junho a tabela de assina-
turas incluia a parcela "Para o Exterior", com os pregos de 
36$000 e 18$000, respectivamente, para ano e semestre, mas 
foi suprimida, meses depois, por falta de assinantes. 

Durante o mes de agosto, Andrade Bezerra divulgou cro-
nicas "Da Suiga". Ja em novembro, para amenizar a mono
tonia de orgao oficial, publicaram-se, em rodape, alguns con-
tos, extraidos de jornais do sul, vindo, a seguir, a segao humo-
ristica "Com e l e s . . . " , de E. F . 
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Prosseguindo o debate politico com os jornais da oposi-
gao, publicou O Tempo a seguinte nota solta, em sua edigao 
de 11 de setembro: "Cont inuam nesta redagao, esperando as 
ordens do Pernambuco, seis diizias de foguetes, 21 bombas e 
quatro carteiras de traques, para queimarmos no dia em que 
o mesmo Pernambuco cumprir a promessa de fazer a analise 
das obras de Gongalves Maia e outras coisas promet idas" . 

Ao findar o ano, as criticas d'O Tempo voltaram-se mais 
contra o orgao rosista O Estado de Pernambuco, em perdura-
vel polemica, e contra O Paiz, do Rio de Janeiro, que dera para 
a tacar o governo de Dantas Barre to . 

Perdida a concorrencia anual para a publicagao dos atos 
do governo, o matu t ino esclareceu, a 6 de Janeiro de 1914, que, 
atendendo a pedidos dos leitores, manter ia , diariamente, a 
segao "Informagoes Oficiais", destinada a publicar "todos os 
chamados para o pagamento de impostos estaduais e muni
cipals, concorrencias e tudo quanto, no expediente das repar-
tigoes do Estado, possa interessar ao publico". 

Dispondo, assim, de mais espago nas suas quatro paginas, 
passou o matu t ino a inserir mater ia mais variada, melhoran-
do o noticiario e o servigo telegrafico, este transferido para a 
primeira pagina . 

Joaquim Pimenta voltou a escrever "Ideias e Fatos", apa-
recendo novas segoes e novos colaboradores, como M. Barre
to, com OS "Modos de dizer"; Carlos Ubirajara, na "Tr ibuna 
Operaria"; Liicio Belmiro, autor da serie de sonetos parna-
sianos "Bandeirolas"; Nevesticio, o dos versos satiricos inti-
tulados "Fariolices" (2), e tc . Vinha tambem o "Boletim", 
coletanea de li^eiros informes, assinado por A. e, depois, A. 
B., alem de versos soltos da autoria de Til (pseudonimo de 
Osvaldo de Almeida) ou de X (Baltazar Pereira) , cheios de 
humor e satira politica, substituidos, apos, pela segao "Na 
pisada. . .", assinada por Xis, e ainda por Puf (o mesmo Bal
tazar Pereira) , signatario da segao "Rolhas", em replica, de 
contundente mordacidade, ao Paf das "Bolhas" d'O Estado de 
Pernambuco. Ja no mes de abril foi criada a epigrafe "Ri-
mas e Pensamentos", abrigando ora um soneto, ora um poe-
meto, da autoria de bardos locals ou de fora, neste ultimo 
caso por meio de transcrigoes. Ainda ocorreu a segao "Para 

C^.) R(^p]ioa pns versop ironicos assinados po r Neves (Faria Neves 
Sobrinho), n'O Estado de Pernambuco. 
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distrair", de charadas, assinada per E . P . Eram comuns as 
"Solicitadas". 

Prosseguiam os artigos, sueltos e noticulas, precedidos de 
asteriscos, de elogio a administragao estadual e de critica a 
oposigao, representada pelo Diario de Pernambuco e O Estado 
de Pernambuco. No mes de maio voltou a publicar os atos 
oficiais do governo, uma vez que deixara de circular A Re-
publica, detentora do contrato para 1914. 

Ao coniegar o segundo semestre do ano, Jose Pedro Ve-
loso da Silveira, um dos redatores d'O Tempo, defendendo-
se da acusagao do plagiario, denunciou, por sua vez, dois 
contos "plagiados" por Mario Melo, do Pernambuco, com o 
qual polemizou, atraves de nove artigos, nas "Solicitadas" 
(3) . No mes seguinte, dia 14, sob o titulo "Mais plagio", 
lia-se, nuina nota redacional: "Parece que estamos atraves-
sando um period© anormal para a vida literaria dos nossos 
jornalistas". Segundo o comentarista, publicistas conhecidos, 
perdendo escrupulos, metiam "maos criminosas em trabalhos 
alheios". Como exemplo, citou Terencio Gomes (que nao era 
outro senao Alfredo de Carvalho), autor das "Cotas", d'A 
Tarde, cujo comentario de 4 de agosto "se poderia chamar 
muito interessante se metade do trabalho publicado, como 
seu, nao fosse de outrem e ja nao figurasse no livro de D. 
Luis de Orleans-Braganga, publicado em 1913, debaixo do 
titulo "Sob o Cruzeiro do Sul" . Concluiu fazendo o confron-
to dos textos para comprovar a assergao (4) . 

A monotonia dos orgaos oficiais atingira, novamente, o 
bem feito jornal, tornado desinteressante o resto do ano, pois 
inseria, apenas, alem da materia contratada, ligeiro noticia-
rio, servigo telegrafico, a parte politica, sempre polemizando 
com a oposigao, e, a part ir de dezembro, uma segao carna-
valesca, assinada por Domino (pseudonimo de Alfredo do 
Carmo), que se estendeu ate 16 de fevereiro de 1915, dedi-
cando bas tante espago a Momo. So muito raramente lia-se 
algum artigo de colaboragao. 

Entre tanto , ao iniciar-se 1915, foi reduzida a divulgagao 

(3) Em reportagens seguidas, a partir de 6 de julho, A Tarde explo-
rou o caso, sob o titulo "Um duelo em perspectiva", entrevistando M^rio 
Melo e Jose Veloso a prop6sito das armas que deveriam usar e da dispo-
sicao de cada um para o embate. Na terceira, concluiu que os valentes 
polemistas do plagio resolveram nao ir ao duelo. . . 

(4) MSrio Melo e Terencio Gomes comprovaram nao haver cometido 
plagio. 



g g LUIZ DO NASCIMENTO 

da parte oficial (5) ao minimo, melhorando o noticiario e 
ate a tipagem, toda nos corpos 10 e 12. Criou-se a segao 
"Cifras & Negocios", enquanto "Os fatos" registavam acon-
tecimentos policiais. Sob a epigrafe "Rimas", liam-se versos 
de Jose C. Vivas, Monte Sobrinho, Barreto Sobrinho, Lidio 
Gomes, Austriclinio Quirino (que depois viria a assinar-se 
Austro Costa), Tondela Junior e outros. 

A partir de margo, tendo deixado de circular o 6rgao 
oposicionista O Estado de Pernambuco, seu contender, entrou 
O Tempo numa fase pacifica, sem ataques, nem polemica, 
nem ironias poeticas, abordando temas diversos ou de poli-
tica geral. Transcrevia alguns contos e iniciou a divulgagao, 
a 22 de abril, do folhetim "A estrela de seis raios", novela 
de Arnould Galopin, substituida, ao fim, ja a 8 de junho, 
pelo romance de Victor Hugo, "Os Miseraveis", que nao con-
cluiu. Eram duas paginas de materia variada, regular ser-
vigo telegrafico, "Eeos da guerra" e raros editorials, sem tra-
balhos assinados, a nao ser a cronica "Postals carlocas", de 
G. M. (Goncalves Mala), por pouco tempo, ja no fim da vida 
do matut ino substituidos por comentarios precedidos de as-
teriscos. 

Em nota sucinta, na data comemorativa do terceiro ani-
versario do iornal (23-11-1915), escreveu a redacao: "Fun-
dado para defender a honesta administragao do Exm.° Sr. 
General Dantas Barreto, O Tempo nao se desviou da l inha 
que se tracou e assim prosseguira, guiado pela sabia orien-
tagao do imperterrito chefe do Part ido Republicano Conser-
vador, de cuja agremiagao somos orgao". 

A 18 e 19 de dezembro, ostentando os respectivos cliches, 
o matut ino dedicou grande espago a substituigao de Dantas 
Barreto por Manuel Borba, no governo do Estado. E logo 
Andrade Bezerra afastava-se da redagao, para ocupar a pasta 
da Justiga. 

No mes seguinte, dada a edigao de 11 de Janeiro de 1916, 
suspendeu O Tempo a circulagao, declarando que todo o seu 
material tipografico e de escritorio — menos o ti tulo — fora 
cedido ao governo, para os trabalhos da Imprensa Oficial. 

Do corpo redacional, alem de Antonio Vicente de An
drade Bezerra, que foi secretario e subst i tute do redator-
chefe Gongalves Maia, em suas ausencias, part iciparam, nos 

(5) Na concorrgncia para a publica^ao da materia oficia! do Estado, 
para o ano de 1915, foi vencedora a proposta do Jomal do Recife. 
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primeiros tempos, Baltazar Pereira e Sergio Magalhaes; de-
pois, Ivo Luna, Jose Borba Filho, Joaquim de Oliveira, Moi-
ses Florivaldo Chaves e Alfredo do Carmo, sendo um dos 
revisores Manuel Jose da Costa Junior e chefe das oficinas 
Manuel Chagas de Oliveira (Bib. Pub. Est. e Bib. Fac. 
Dir.-UFPe.). 

1913 

O ESTADO DE PERNAMBUCO — Orgao do Partido 
Republicano — Obediente a orientagao do senador Rosa e 
Silva, teve seu primeiro numero publicado a 15 de novembro 
de 1913, em grande formato de 72 x 55, paginas de oito co-
lunas . Diretor — Estacio Coimbra (1); tesoureiro — Joao 
Elisio de Castro Fonseca; secretario — Assis Chateaubriand; 
redatores — Joao de Oliveira, Faria Neves Sobrinho, Oton 
de Melo, Genaro Guimaraes e Arquimedes de Oliveira; t ra-
dutor de telegramas e chefe do noticiario — Oscar Pereira; 
reporteres — Romulo Guimaraes, Jose Carneiro Filho e Abe-
lardo Maia; revisores — Acrisio Rabelo, Nestor Selva, Aure-
liano Mota e Alexandre Mota; colaboradores: Odilon Nestor, 
Franga Pereira, Eduardo de Lima Castro, Otavio de Freitas, 
Gastao Marinho, Carneiro Leao, Metodio Maranhao, Sebas-
tiao do Rego Barros Junior, Eurico Chaves, Julio Belo, Lessa 
Junior, Edgar Altino e padre Jonas Taur ine . Redagao e ofi-
cina a rua da Aurora n° 45. Tabela de assinaturas: ano 
— 24S000; para fora da cidade — 28S000; para o Exterior — 
30$000; semestre — 12$000, 14S000 e 18$000, respectivamen-
te; t r imestre — 6$000, so para a capital . Prego do exem
plar — 100 reis. 

Lia-se no artigo-programa: "Incumbindo-nos a defesa das 
ideias e dos principles que constituem o programa do Partido, 
nao constringiremos a nossa fungao jornalistica a esfera ex-
clusivamente par t idar ia . Os altos interesses de Pernambuco 
e do Brasil terao no Estado o paladino imperterrito, que os ha 
de pleitear com intrepidez, sinceridade e patriotismo. Exer-

(1) "O dr. Estacio Coimbra, na diregao do jornal, era o homem 
autoritario de sempre. Com aquele timbre de voz estridente, a enervar 
OS que o ouviam, inabordavel, inacessivel, so sabia manda,r, num tom e 
gestos de quern se dirigia a escravos. Assis Chateaubriand fazia o jornal 
quase todo. Era o diretor de fato" — Oscar Pereira, in "Mem6rias de 
um jornalista provinciano" — Recife, 1945. 
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cendo, em linguagem elevada e impessoal, o seu direito de 
critica e de oposicao aos governos, como eles existem, nao se 
apartara nunca das normas constitucionais nem das regras 
de polidez, aplaudindo sem odios e sem paixoes os atos bons 
e opugnan'do os nocivos a comunhao com energia e coragem". 

Assim concluiu o editorial, apos uma serie de conceitos 
sobre a "fase de metamorfose e de desagregagao politica" 
que o pais atravessava: "Defendendo o nosso programa e os 
interesses permanentes do Estado e da Uniao, representados 
no operariado, na agricultura, no comercio e na industria, 
jamais sacrificaremos, sejam quais forem as circunstancias, 
ao espirito de partido, o senso das contingencias e das reali-
dades politicas". 

"O Estado de Pernambuco sera sempre o amigo da li-
berdade, o arauto do progresso, a sentinela do livre exame, 
o advogado das classes laboriosas e conservadoras e o guarda 
das tradigoes liberals da nossa amada terra natal. Entrega-
mos o exito da nossa carreira na imprensa, sempre norteada 
pelo bem publico, a solicitude generosa dos nossos correligio-
narios e ao poderoso amparo da opiniao publica". 

A segao de versos satirico-humoristicos "Bolhas", assi-
nada por Paf (pseudonimo de Faria Neves Sobrinho), apre-
sentou-se com as duas quadras a seguir: 

"Surge et ambula, Estado, forte e novo! 
Com que explosao de pa lmas 

Hoje te acolhem mil milhoes d 'a lmas, 
Hoje te acolhe todo o nosso povo! 

Tu es, queira ou nao quei ra o zombetei ro 
Despeito que em maldades se nao cansa, 
Neste momento , para o povo inteiro, 

O a rau to da Esperanga" . 

Circulou o primeiro numero com doze paginas, conti-
nuando a publ:car-se com dez as quintas-feiras e domingos, 
e oito nos demais dias da semana, inclusive segundas-feiras. 

De bom aspecto material, nada obstante a excessiva esta-
tura, abriam a primeira pagina duas a tres colunas de tele-
gramas, seguindo-se editorial e uma serie de sueltos sob o 
titulo geral "Ecos", vindo apos o noticiario, as vezes tambem 
algum artigo de colaboragao ou a cronica "De tudo um pou-
co", assinada por Toute-a-Tout, e a segao de recortes "Im
prensa do Rio". Alem do folhetim da segunda pagina: "Olhos 
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que se desvendam", de Henry Bordeaux, traduzido especial-
mente , outro rodape era colocado na primeira, as quintas 
e domingos, quase sempre com artigo do dr. Otavio de Frei-
tas ou conto de Far ia Neves Sobrinho, que tambem assinava 
Neves em versos soltos de critica politica. 

A par t i r da edigao inicial, publicou-se, em serie, a "Histo-
ria da Salvagao", car ica tura da situagao politica da epoca, 
de autor ia do escritor venezuelano D. Jose Fideno de Almon-
t a r r a s . Denominava-se "Aos Domingos" o comentario se-
m a n a l de Odilon Nestor, que passou a abrir a primeira pa-
g ina . A segao de sat i ras "Bolhas" foi substi tuida por "B6-
Ihas de Sabao", onde Paf contendia com Puf, d'O Tempo, e Ze 
da Mata divulgava sonetos satirico-humoristicos. Ocorreu, 
ainda, nas mesmas condigoes, a segao "Dialogo", depois "Lan-
te rne tas" , de Aldo. Elpidio de Figueiredo mandava artigos 
de Sao Paulo, contra o governo pernambucano, e do Rio de 
Janeiro chegava "Pela Politica", do redator-correspondente 
Jose Maria Belo, focalizando os temas mais palpi tantes da 
a tua l idade . 

Desde o fim da primeira semana de circulagao, a folha 
a tacava a adminis t ragao do General Dantas Barreto, a t ra-
ves da serie de editorials "A Agricultura e o a tual Governo", 
do que adveio cerrada polemica com O Tempo, orgao situa-
cionista . 

No periodo de 7 a 19 de Janeiro de 1914 decresceu alguns 
cent imetros o t a m a n h o do jornal, diminuindo tambem para 
sete a quant idade de colunas, devido a falta de papel apro-
priado, cuja encomenda, feita na Europa, fora re tardada, no 
que o ajudou o estoque do Jornal Pequeno. 

Repercut iu seriamente a prisao, no mes em referen
d a , do redator Jose Carneiro Filho, por motivos politicos, o 
que movimentou, inclusive, a Uniao dos Reporteres, em reu-
nioes de protes to . 

Atingira o auge a campanha oposicionista, a par de in-
tensa querela com a imprensa oficiosa, tornando-se alvos 
principals de criticas e diatribes Baltazar Pereira e Gongalves 
Mala, redatores d'O Tempo. O Jornal do Recife, por sua vez, 
suportava rijos ataques, haja vista o primeiro "Eco" da edi-
gao de 29 de junho : 

"A redagao d'O Estado de Pernambuco declara aos seus 
prezados leitores e amigos que nao responde as verrinas ulti-
m a m e n t e editadas pelo Jornal do Recife, o conhecido orgao 
da perfidia e da men t i r a . Consciente da sua missao, forte 
da just ica da causa que defends, nao perde seu tempo em 
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alimentar estereis discussoes, que visam unicamente estabe-
lecer a cizania entre correligionarios. 

"Declara, ainda, que, a proposito do "Eco" que motivou 
a estupida agressao (2), nao havendo nele a menor intengao 
de ofender ao eminente amigo senador Sigismundo Gongal-
ves (3), que tern um admirador em cada um dos redatores 
desta folha, e solidaria com o seu estimado e vibrante colega 
dr. Assis Chateaubriand" (4) . 

No dia seguinte, o matutino dava noticia do desligamen-
to do redator-secretario, "por sua livre e espontanea vontade 
e a contragosto de todos os seus colegas", acentuando: "Mo-
tivos que considerou de ordem superior levaram-no a esta 
separagao, tao dolorosa para ele como para os que aqui con-
t inuam e jamais se habituarao ao claro que em nossas filei-
ras se fez com a ausencia do ardoroso e denodado compa-
nheiro de todas as nossas lutas" . 

A Sociedade Anonima, em que se constituira a empresa, 
foi organizada, definitivamente, a 14 de agosto, tendo como 
diretor-presidente Estacio Coimbra; diretor-secretario — Joao 
Elisio, e diretor-tesoureiro — Samuel Hardman. Novos cola-
boradores: Euclides Fonseca, Raul Azedo e Silviano de Rangel 
Moreira. Outro redator — Conrado Costa. Entre os auxi-
liares da redagao contavam-se Vitorino Barbosa e Joao Braga. 

Circulando, indistintamente, com oito paginas, a folha 
reduziu mais o formato, a 6 de setembro, para metade do 
primitivo in-folio, diminuindo suas sete colunas de compo-
sigao para cinco, ao mesmo tempo que substituia a linha 
abaixo do icabegalho pela seguinte: "Propriedade de uma 

(2) A "estupida agressao" constou de violentos artigos, em que o 
jqrnal do Recife visou, direta e pessoalmente, ao redator-secretar io d'O 
Estado de Pemambuco, que se negara a publicar uma carta do jomal i s ta 
Mart inho Garcez em defesa do sogro Sigismundo Goncalves, o que deu 
lugar a uma desLnteligencia entre Assis Chateaubr iand e a diregao do 
seu propr io jornal , tendo ele renunciado o seu posto, do que deu conhe-
cimento em entrevistas concedidas ao Jornal Pequeno (do qual era t am-
bem redator) e a A Tarde. 

(3) O desembargador Sigismundo fora proprietar io do Jornal do 
Recife, continuando muito ligado a nova administracao da emprfisa, e 
t inha, por outro lado, relacoes economicas com O Estado de Pemambuco. 

(4) Levando-lhe o conforto de sua solidariedade, "contra os a taques 
dos abissinios do Jornal do Recife", o Pemambuco fedigao de 30 de 
junho) classilicou Assis Chauteaubr iand como "o mais genial dos jovens 
jornalis tas pernambucanos" 

Na mesma data, escreveu Osvaldo Chateaubr iand, nas "Solicitadas" 
d'A Tarde, violentissimo artigo em defesa do irmao, contra o que chamou 
"a canalha do Jornal do Recife". 
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Sociedade Anonima". E escreveu no primeiro "Eco" do dia 
13: "Realizada a fusao do Partido Republicano com os de-
mais elementos oposicionistas que aqui constituiam o Par
tido Republicano Conservador, deixou O Estado de Pernam-
buco de ser orgao daquela agremiagao partidaria, que o criou 
e manteve". Assim, "guardando a sua fei§ao politica de 
apoio ao P . R. C , sera, como ate agora, um instrumento 
de critica e livre apreciagao dos fenomenos de ordem publica 
ocorrentes no pais e no mundo". 

Cedendo ao apelo que Ihe fizera Estacio Coimbra, "desde 
aquele tempo", voltou Assis Chateaubriand ao seu cargo, 
reorganizando-se o corpo redacional com a admissao de Se-
bastiao do Rego Barros, Julio Belo, Turiano Campelo e An
tonio Vicente. Dada a ausencia do respectivo titular, assu-
miu a tesouraria Lessa Junior. Faziam servigos de reporta-
gem Mucio Scevola Belo, Agamenon Magalhaes e Guilherme 
de Araujo. E o jornal passou a dar oito paginas somente 
aos domingos e quintas-feiras, ficando com quatro nos de-
mais dias. 

A 25 de outubro assinou Alfredo de Carvalho seu pri
meiro artigo para O Estado, continuando, a partir do dia 
seguinte, com a cronica "Versas", em que usava o pseudo-
nimo Terencio Gomes, colocada na ultima coluna, ao alto, 
da primeira pagina. Dois dias apos, instalava-se a "British 
Section", redigida em lingua inglesa. 

Prosseguindo o combate sem tregua a administragao 
estadual (defendida, em polemica jamais interrompida, pelo 
O Tempo), foi o orgao rosista chamado a haver-se com a 
Justiga (5), divulgando, a proposito, a seguinte "Declara-
gao", no seu numero de 10 de novembro: 

"Tendo o General Dantas Barreto resolvido intentar um 
processo qualquer contra O Estado de Pernambuco, represen-
tado pelo seu diretor, dr. Estacio Coimbra, e pelo redator-
secretario, dr. Assis Chateaubriand, a redagao desta folha 
declara, para todos os efeitos, que aceita solidariamente a 
responsabilidade dos artigos que motivaram o anunciado 
procedimento judicial". 

No dia imediato, noticiando o embarque, para o Rio de 
Janeiro, do seu diretor, adiantou o jornal que Estacio Coim
bra se encontrava no cais do porto, cercado de amigos, quan-

(5) Motivou o processo o artigo "Campanha ingloria", de 25-10-1914, 
onde O Estado de Pernambuco chamara Dantas Barre to de covarde . 
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do um oficial de justiga o intimou a comparecer, no dia 11, 
"a sala das audiencias, a fim de assistir a propositura de 
uma acao de injuria ou caliinia contra si intentada pelo sr. 
Dantas Barreto, devido a artigos editorials editados nesta 
folha". Foi igualmente citado Assis Chateaubriand. 

Tendo Estacio Coimbra realmente embarcado, veio O 
Tempo a proclamar que ele se furtava ao processo, afirma-
tiva logo repelida. 

Numa edicao de 12 paginas, O Estado de Pernambuco 
solenizou, a 15 de novembro de 1914, o primeiro aniversario 
do seu aparecimento, comentando: "Depois de um ano de 
vida, nao encontramos uma Tnha a modificar no programa 
que nos tracamos e que temos procurado observar". Assina-
lou o editorialista, principalmente, que as glorias porventura 
colhidas na sua Jornada se confundiam com "as glorias au-
tenticas e luminosas" do seu diretor, cujo pensamento do-
minante "nunca foi outro senao servir aos interesses perma-
nentes e eternos" da terra pernambucana. Aludiu as feridas 
recebidas e as brechas abertas "nos redutos do erro, da men-
tira e da rotina", declarando sentir-se O Estado de Pernam
buco, ao cabo de um ano, inflamado "do mesmo espirito 
combativo, da mesma impavida fe". 

No referido mes foi criada a segao "A talho de foice", 
de cronicas, a cargo de Serapiao. Por outro lado, o ate pou-
co antes ilustre colaborador Raul Azedo passou a ser alvo de 
severas criticas redacionais, enquanto nao arrefecia a pole-
mica com OS jornais situacionistas, sobretudo O Tempo e seu 
redator-chefe Gongalves Maia, visado por uma critica impie-
dosa, inclusive a tremenda satira dos versos de Paf, que 
hostilizava, igualmente, a cronica diaria "A Nota", do Jornal 
Pequeno (6) . 

Em Janeiro de 1915, havendo O Tempo declarado que 
O Estado de Pernambuco era uma polianteia a ele, replicou 
O Estado que O Tempo, sim, e que Ihe servia de polianteia. 
Tamanho era o espago que gastavam os dois diarios nessa 
contenda ingloria. . . 

"Se nao fosse O Estado — comentava este, na edicao do 
dia 6 — O Tempo ja teria morrido ha seculos", acrescentan-

(6) Um "Eco", a 20 de dezembro de 1914, dizia, a respeito d' "A 
Nota": "fi uma especie de linguiga que ^le (Goncalves Maia) enche dici-
riamente, a seu talante, com bom ou mau toucinho". 
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do: "Esta folha da ao orgao dantista a replica para que ele 
tenha alguma substancia onde possa se inspirar. Leiam O 
Tempo: e o comentario diario, ininterrupto, ate macante e 
fastiento, do editorial d'O Estado, dos "Ecos" d'O Estado, das 
noticias d'O Estado, dos "a pedidos" d'O Estado e ate dos 
seus anuncios. Nao se le, nao se encontra ali outra coisa. 
Padecemos uma verdadeira dissecagao". 

A edigao de 1° de Janeiro apresentara colaboragao espe
cial de Gilberto Amado, Alfredo Campos e A. de A. S. Ocor-
reram, depois, artigos de Joao de Lourengo e criou-se a segao 
"Coisas e lousas", de versos humoristicos, por Gil, permane-
cendo a cronica de Terencio Gomes, remanescente dos 
colaboradores da primeira epoca. 

Ilustrado com fotogravuras, o niimero de 20 de Janeiro 
dedicou duas paginas ao noticiario, precedido de comenta-
rios, da importante sessao do Superior Tribunal de Justiga 
que concedeu habeas-corpus (impetrado e defendido pelo 
advogado-jornalista Sebastiao do Rego Barros), a Estacio 
Coimbra e Assis Chateaubriand, no processo de responsabi-
lidade que Ihes moveu o Governador Dantas Barreto, por 
delito de imprensa. O processo, "inquinado de nulidades in-
sanaveis", correra a revelia, tendo os acusados depositado 
fianga em dinheiro para evitar a prisao. Segundo O Estado, 
foi um julgamento sensacional, que resultou na apuracao de 
sete votos favoraveis e apenas um contra a concessao da me-
dida. O recinto do Tribunal ficara repleto de assistentes, 
sobretudo jornalistas, havendo grandes manifestacoes de 
regozijo. 

Sucederam-se, em consequencia, mais macigos artigos e 
sueltos contra a politica governamental, levada mesmo ao 
ridiculo a pessoa do General. 

Entretanto, nao pode prolongar-se por mais tempo a 
vida do matutino, que veio a interromper sua circulagao a 
28 de fevereiro (7) de 1915, alegando a necessidade de trans-
ferir redacao e oficina para outro predio, e a falta de papel, 
devido a demora da ultima encomenda feita no estrangeiro. 

A verdade, porem, e que a situagao financeira era das 

(7) Nao no dia 31, conforme registara Julio Fires Ferreira, no 
Almanach de Pemambuco, edigao de 1921. 
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mais dificeis (8) e a empresa nao encontrou um Cirineu que 
a fizesse reerguer-se (9) . 

Durante sua existencia, pouca alteragao sofreu o corpo 
redacional d'O Estado de Pernambuco, sendo admitidos, por 
ultimo, Domingos Dias, Alberto Carneiro Leao, Frederico 
Cavalcanti, Fausto Lins e Alfeu Domingues. Era adminis-
trador das oficinas Jose Rodrigues da Fonseca. No escrito-
rio, sendo gerente Lessa Junior, t rabalhavam Miguel Pere
grine, Samuel Vieira e Alvaro Coutinho (Bib. Pub. Est. e 
Bib. Fac. Dir.-UFPe.). 

1914 

A TARDE — Diario Independente — InformaQoes, Des-
portos, Elegancias, Teatro, Literatura e Ciencias — Surgiu 
no dia 21 de maio de 1914, em formato grande, com seis 
paginas de sete colunas. Redatores e proprietarios — Ma
nuel Monteiro, Umberto Carneiro, Jose de Sa, Osvaldo Cha
teaubriand, Carlos de Lima Cavalcanti, Xavier Sobrinho e 
Apulcro de Assungao, este ultimo acumulando a Tesouraria. 
Escritorio e redacao a rua Duque de Caxias n° 25, sendo o 
trabalho grafico do Diario de Pernambuco. Aos lados do 
cliche do titulo figuravam pequenos quadros com anuncios 

(8) "Faltou dinheiro para a sua manutengao por maioT tempo. Nos 
liltimos meses, o boi dangou a vontade. O gerente, dr. Lessa Junior, ex-
deputado estadual, um prIncipe na educagao e nas maneiras, fazia prodi
gies de ginastica para contentar o pessoal, alias todo ele animado da me-
Ihor boa vontade. As quintas-feiras, esperava-se ate tarde pelo cobrador, 
o ex-capitao de policia Anaclato Ramos. E quando ele apontava pela 
velha ponte da maxambomba, sobragando uma enorme bolsa, um sorriso 
de esperanga iluminava todos os semblantes. Mas, quase sempre, a bolsa 
estava vasia . . ." — Oscar Pereira (obra citada). 

Corroborando as declaragoes acima, escreveria, anos depois, Alfeu 
Domingues, a proposito de sua passagem pela redagao d'O Estado: "Minha 
permangncia na casa foi apenas de 20 dias! Nao cheguei nem a conhe-
cer a cor do dinheiro que ali circulava, muito vasquerro, mesmo porque 
as finangas da empresa eram precarias; o numerario mal chegava para 
pagar os tipografos e pessoal miiido. O resto tinha que trabalhar mesmo 
por amor a arte, numa desinteressada homenagem ao credo politico" — 
"Os inesqueciveis", artigo no Diario de Pernambuco de 14-7-1957. 

(9) Tripudiando do contender desaparecido, escreveu O Tempo 
(1-3-1915) que O Estado de Pernambuco era um "diario que se vinha 
editando nesta cidade, como de propriedade de uma sociedade anonima 
que nunca ninguem soube qual fosse, e orgao de um partido que ficou 
por se formar e ter qualquer apelido". Concluiu, apos outras "dentadast: 
"Que a execragao do povo se apiade de sua memoria, para justificar, com 
as pequenmas miserias humanas, os seus tenebrosos pianos falhados" 
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e, logo abalxo, informagoes sobre Cambio e o Tempo. Nao 
teria assinantes na capital; para o interior: ano — 24S000; 
semestre — 14$000. Preco do exemplar — 100 reis. 

Ainda constou do expediente achar-se "de residencia no 
Rio de Janeiro um dos seus redatores, incumbido do servigo 
de correspondencia e reportagem do jornal junto aos Minis-
terios e Gabinete do Sr. Presidente da Repiiblica". 

Dispunha-se — conforme o editorial de abertura — "a 
defender o interesse coletivo, sob os seus varios e complexos 
aspectos, estudando-os com reflexao, destituida de propositos 
tendenciosos ou quaisquer circunstancias que possam, nem 
de leve, afetar, estremecer ou macular a preconcebida aten-
cao de sei'vir as causas impostas pelos principios de honra, 
da dignidade e do civismo", acentuando: 

"Integrada na mais perfeita imparcialidade, A Tarde 
jamais deixara de t ra tar , com observagao desapaixonada, os 
problemas da politica, notadamente os que mais de perto 
interessarem a nossa terra, que tem sido, ate hoje, sacrifi-
cada pelas compreensoes subalternas, excluida a exata nogao 
de bem e de patriotismo. Que ela desenvolvera a sua agao 
de critica sem os auxilios do parti pris facilmente se depre-
ende do seu numero primeiro, atraves dos seus aspectos cris-
talinos, sem feicoes dubias ou misterios de observacao. Esto-
lido fora mesmo dizer o contrario". 

Seguiu-se a publicagao, com quatro paginas, materia 
redacional variada, salientando-se as secoes "Topicos & 
Constas"; "Elegancias", constituida de modas, notas mun-
danas, trovas, perfis rapidos e, depois, um concurso mascu-
lino de simpatia (1); ilustragao fotografica; noticias de "Ul
t ima Hora" e charges e caricaturas, da autoria de Madeira e 
A. Rib. No n° 3 comecou a cronica semanal "Cotas", de 
Terencio Gomes (pseudonimo de Alfredo de Carvalho), que 
se ocupava de temas gerais, inclusive critica literaria, setor 
no qual fustigava G. M. (Gongalves Maia), apontando-lhe 
lapsos e senoes da segao "A Nota", do Jornal Pequeno. 

Duas campanhas empreendeu A Tarde, no segundo mes: 
contra a "situacao calamitosa" do Hospital Pedro II e con
t ra a pratica do contrabando, prejudicial ao "comercio ho-
nes to" . Ocupou-se do caso complicado da sociedade mutua-

(1) O concurso de simpatia despertou enorme interesse, dele saindo 
vitorioso o jornalista Tome Gibson. 
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lista Paz e Labor, cujo epilogo Ihe valeu quatro paginas de 
"Solicitadas", numa edigao de oito, a 11 de julho. 

Ocorriam segoes leves, de versos, que morriam apos nas-
cer, e Manuel Arao iniciou as "Notas a margem", nao pas-
sando do primeiro artigo. Houve, mais demorado, um "Con-
sultorio" de "higiene galante", a cargo de Esculapio. Ainda: 
"Kalendario", de versos liricos, por Justus, e "Linhas estran-
geiras", cronica ligeira, de Alex, enquanto J . Signo mandava, 
as vezes, do Rio de Janeiro, a correspondencia intitulada 
"De ca p'ra la". Nao obstante a extensa relacao de colabo-
radores que se via abaixo do expediente, eles foram raros e 
raramente aparecidos, a saber: Odilon Nestor, dr. Joao Costa, 
Eugenio Gomes, B. C , Edwiges de Sa Pereira, Carlos Dias 
Fernandes e, tambem com o proprio nome, Alfredo de Car-
valho. 

A partir de 2 de julho o matutino divulgou "A Condessa 
Herminia", peca em 4 atos e 5 quadros, do General-Gover-
nador Dantas Barreto, precedida de palavras de discutlvel 
simpatia, acentuando: "Move-nos, sim e so, o empenho de 
oferecer a gulodice politica um prato saboroso" (2) . 

Apos a edigao do dia 16, ficou o jornal suspenso, reapa-
recendo a 19, com seis paginas, impresso em oficina pro
pria (que pertenceu a empresa A Republica), situada na 
rua General Abreu e Lima ns. 3/5. Melhorou o servigo tele-
grafico e adotou, no alto da terceira pagina, em toda a lar-
gura, a epigrafe "Dia a dia — Oportunidades", ai compre-
endido, principalmente, o noticiario policial. Surgiu Matu-
rino assinando o comentario "De mim e dos outros". Algum 
artigo de Otavio de Freitas. A primeira pagina focalizava a 
guerra europeia. Boa messe de anuncios. 

Verificada a falta de papel padrao, estreitaram-se as 
paginas do jornal, com uma coluna a menos, e, a 7 de agos-
to, reduziu-se ao formate de 49 x 33, a cinco colunas, apenas, 

(2) A proposito, glosou o diario anti-dantista Pemambuco, a 5 de 
julho de 1914, na segao "Aqui e A l l . . . " , assinada por Zig-Zag: 

"O pessoal d'A Tarde, cintilante, 
A tal "Condessa Herminia" publicando, 
Um servigo real e relevante 
Ao mundo li terario vem pres tando. 
O nosso "meio", pobre e desolante, 
Ansiava conhecer o formidando 
Monumento de Jup i te r Tonante, 
Que, a esta hora, de orgulho esta inchando" . 
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de composigao, passando a dar oito paginas, para voltar ao 
primit ive no dia 21 . 

A edigao de 31 de agosto estampou grande fotogravura 
(quatro colunas) de Dantas Barreto, sob o ti tulo "O home-
nageado de hoje" . Na mesma da ta inseria-se a ul t ima "Cota" 
de Terencio Gomes (3), sendo substituido por Terencio da 
Maia. 

Quebrada foi a existencia calma d'A Tarde — que so 
vinha implicando com o mau servico telefonico da cidade — 
quando, a 14 de setembro, divulgou um "Protesto", abrin-
do a primeira pagina, em tipo corpo 16, contra a a t i tude 
de "deslealdade" do companheiro Xavier Sobrinho, o qual 
procurava negociar a tipografia do orgao, em condigoes que 
oneravam os interesses do grupo e deprimiam das suas "res-
ponsabilidades morals" . Os signatarios da nota — Jose de 
Sa, Carlos de Lima e Apulcro de Assuncao — concluiram 
destituindo-o da funcao de redator . Ja pela manha , publi-
cara Umberto Carneiro uma carta , no Diario de Pernambuco, 
protes tando e retirando-se do corpo redacional. Hipotecou-
Ihes solidariedade, igualmente, Osvaldo Chateaubriand, que 
se afas tara antes, "por injungoes par t iculares" . 

Novo "Protesto" verificou-se na edicao seguinte, em duas 
colunas, assinado pelos cinco nomes, contra a venda, ja con-
sumada, da par te que Xavier Sobrinho "adquirira no mate
rial tipografico" (4) . Reiterando o protesto, af i rmaram que 
A Tarde nao sofreria "solucao de continuidade na sua circu-
lagao", mesmo que precisasse adquirir novo mater ia l . Ocor-
re ram outras notas em torno do caso e depois publicava-se 
um "Convite" dos cinco, aos credores da empresa, para que 
fossem receber suas contas . 

Enquanto isto, dizia Xavier, em car ta ao Pe-nambuco, 
que era impossivel cont inuar a empregar capitals na empre
sa; provava que a oficina grafica Ihe pertencia, assumindo 
a responsabilidade das dividas contraidas ate a vespera. Con

es) Revelou Alfredo de Carvalho, em carta a O Estado de Pernam
buco, de 5 de setembro, que deixara de escrever as "Cotas". . . por mo
tives economicos. 

(4) Noticiou o Jornal Pequeno, de 16 setembro, haver sido lavra-
da, no dia anterior, a escritura de venda de todo o material tipografico, 
maquina de impressao e cliches que serviam ao diario A Tarde, tendo sido 
comprador Antonio Florentino de Abreu Rego, presidente do Centro Dan
tas Barreto, para imprimir o Correio do Norte, e vendedor Xavier So
brinho . 
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cluiu exclamando: "Tem espirito a minha exclusao do corpo 
redacional d'A Tarde!" 

No mesmo dia 15, escrevia Jose de Sa (carta ao Diario 
de Pernambuco) que "divergencias de diversas ordens" ha-
viam reduzido o numero dos redatores do vespertino, uma 
organizacao sui-generis em face das "velhas praxes de im-
prensa. Ali nao ha um diretor, um redator-chefe, nem mes
mo um redator-secretario, o que quer dizer que nao ha uma 
bitola orientadora, ante os miiltiplos modos de pensar de 
cada u m . Todos tem iguais direitos; escrevem como pensam". 

Poucos dias mais viveu A Tarde, que ainda voltou ao 
formato menor, com oito paginas, e assim deu a luz o n° 
117 no dia 18 de setembro, para nao mais se reerguer. 

Quinze dias apos, ao que noticiou O Estado de Pernam
buco, OS redatores da folha extinta promoveram um "jornal 
falado", atraves da t r ibuna da Associacao dos Empregados 
no Comercio, em beneficio dos operarios graficos desempre-
gados. 

Finalmente, consta da colecao manuseada um "n° uni-
co" d'A Tarde, "edicao declamada na Paraiba" e ali publi-
cada (oito paginas de quatro colunas) pelos redatores Um-
berto Carneiro, Osvaldo Chateaubriand e Jose de Sa, com a 
colaboracao de Carlos Dias Fernandes, Alfeu Rosas e Araujo 
Filho. Uma nota explicativa frisou que "A Ta"de, publicada 
no Recife, estava suspensa por efeito da terrivel crise que 
assoberbava o pais" (Bib. Fac . Dir. UFPe.) (5 ) . 

CORREIO DO NORTE — Diario matut ino, saiu a lume 
no dia 12 de outubro de 1914, em formato grande, a seis co
lunas de composicao. Diretor-gerente — Antonio Florentine 
de Abreu Rego; redator-chefe — Raul Azedo; secretario — 
Antonio Mendes Martins; redatores — Fabio da Silveira Bar-
ros, capitao Augusto Amaral, Sousa Filho, padre Batista 
Cabral e Rodolfo Gomes Filho; redatores auxiliares — Ama-
deu Guimaraes, Alvaro de Abreu Rego, Teles de Sousa, Jose 
Neri de Sousa Filho e Alfredo do Carmo, este na chefia da 
reportagem; auxiliares do escritorio — Augusto Cardoso de 
Sa e Jose Candido do Rego Barros. Redacao, escritorio e ofi-

(5) Nao existem outras colegSes do vespertine aqui estudado. Possui 
a BiDlJoteca Publica do Estado dois unicos comprovantes, um dos quais 
entre os "diversos" da Colegao Zeferino Galvao. 
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cina (1) a rua Abreu e Lima ns. 3 5. Assinaturas: ano — 
24$000; semestre — 12S000; trimestre — 6S000; para fora da 
capital — 28$000, 14S000 e 7S000, respectivamente. Prego 
do exemplar — $100. Propriedade, a principio, de uma So-
ciedade Anonima em organizagao, esta nao pode, todavia, 
integralizar-se, passando a empresa a pertencer ao Centro 
Politico Dantas Barre to . 

A edicao de estreia, com seis paginas, apresentou subs-
tancioso editorial de abertura, assim iniciado: "No momento 
mesmo em que a oposicao afirma haver arrefecido o ardor 
part idario nas falanges situacionistas, ele estua nas colunas 
de mais um orgao de publicidade, o Correio do Norte, funda-
do sob o patrocinio do Centro Dantas Barreto. E que o en-
tusiasmo pela obra fecundissima do homem que empunha as 
redeas do governo nao arrefecera enquanto nesta terra pen-
sarem cerebros devotados ao bem publico". 

O articulista fez a apologia do General Dantas Barreto, 
suas qualidades de administrador, sua honestidade, sua atua-
gao politica no cenario nacional, afirmando que ele se t rans-
formou numa "especie de simbolo", um "labaro desfraldado 
no caminho da honra e do dever". E concluiu: "O Correio 
do Norte fara o que Ihe permitirem as suas forgas em prol 
da grande obra de regeneragao". 

Seguiu-se a publicagao com quatro paginas diarias, nao 
circulando as segundas-feiras. A par de editorials, comen-
tarios ligeiros e noticiario geral, adotou servigo telegrafico, 
"Par te Comercial" e iniciou um folhetim, com o romance 
"As minas de Salomao", traduzido por Eca de Queiroz. Logo 
de inicio travou polemica com O Estado de Pernambuco, or
gao ligado a politica do Conselheiro Rosa e Silva. Diferen-
tes segoes foram introduzidas, pouco a pouco, tais como 
"Atraves da moda"; versos humoristicos, por Ze Povo 
(pseudonimo de Mendes Mart ins) , depois substituidos pelos 
"Riscos", com a assinatura Trago ou Icilio; "Cartas da roga", 
de Roberto da Encarna§ao; "Cartas sem porte", por Gaspa-
rino, que depois passou a assinar a cronica "Pizzicatos", etc. 
Havia tambem a charge diaria, alem de ilustragao fotogra-
fica. Sucediam-se as reportagens com titulos de tres a qua
tro colunas e entrevistas de personalidades. Artigos de cola-
boragao de Joao Ezequiel, D. M. , Leal de Barros, Joaquim 

(1) As instalagoes do Correio do Norte foram inauguradas solenemen-
te, com discursos, Champanha e banda de miisica. 
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Pimenta, Soares Guimaraes, J . Simoes Coelho, Jose de Sa, 
S. F . , autor da "Cronica Judiciaria", e Olimpio Galvao. 

A proposito de certo caso surgido com o padre Batista 
Cabral (2), escreveu Raul Azedo, a 18 de dezembro, o artigo 
"Um sintoma alarmante", em que reafirmou sua liberdade 
de pensamento em materia de religiao, atacando o clero e 
definindo a atitude do jornal: 

"Fique, por conseguinte, de uma vez estabelecido, como 
pacto cuja quebra acarretara a imediata ruptura da redagao: 
o Correio do Norte e um orgao essencialmente politico e pro-
posto a defesa do Partido Republicano Democrata, do qual 
e chefe o General Dantas Barreto. fisse partido conta/ em 
suas fileiras: catolicos, protestantes, ateus, panteistas, posi-
tivistas, agnosticos, magoes, espiritas, e tc . , representantes de 
opinioes divergentes, a cuja publicidade se prestara este jor
nal, sempre que a subscreva um nome responsavel. A soli-
dariedade redacional e anonima e apenas referente a assun-
tos politicos. Tal e a feigao livre e digna que tem tido o 
Correio do Norte, como foi a d'O Norte, na sua curta exis-
tencia, e a d'O Tempo, enquanto estive k sua frente; esta 
e a feigao que continuara a manter esta folha, enquanto for 
eu o seu redator-chefe". 

No dia seguinte, em edigao especial de oito paginas, co-
memorou-se o terceiro aniversario do governo de Dantas 
Barreto, cujo retrato, em ponto grande, figurou na primeira, 
ladeado de longo editorial, i lustrando a terceira fotografias 
dos auxiliares imediatos do governo, alem de varios outros 
artigos alusivos. 

Em Janeiro de 1915 iniciava o Correio a campanha do 
Partido Republicano Democrata, tendo em vista proximas 
eleigSes para senador e deputados federals. E, na edigao do 
dia 9, numa nota entre tarja, fazia o enterro da chapa do 

(2) A Tribuna Religiosa, em sua edigao de 12 de dezembro de 1914, 
comentou que o Correio do Norte, "de alguns dias para ca", vinha ofen-
dendo, "de modo desabrido e sem rebugo, as crengas da maioria dos per-
nambucanos" e, por esse motivo, o padre Jose Batista Cabral "desligou-se, 
completamente, do corpo redacional". 

Dias depois, procurado pela reportagem d'O Estado de Pemambuco, 
o sacerdote confirmou o fato, que tinha como base a ma vontade que Ihe 
votava o redator-chefe -^o jornal. "Ora — frisou — o dr. Raul Azedo, 
enticando comigo nao me publicava os artigos que eu Ihe mandava. Es-
crevi um, dois, tres, quatro, e todos iam para a forca". Tolerou. Depois, 
ocorreram outras "alfinetadas", "punhaladas", "machadadas", no seu cora-
gao de ministro de Deus. No auge, retirou, entao, toda solidariedade aos 
colegas que "zombavam da religiao e dos seus chefes" 
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Partido Republicano Conservador, dando pesames ao rosismo. 
Tambem nesse mes, a edigao do dia 15 publicava uma 

carta de Raul Azedo, que se despedia da redagao por "cir-
cunstancias de ordem particular". Precedia-a urn comenta-
rio, em duas colunas, no qual era lamentada a falta do com-
panheiro, cujos servigos prestados ao jornal foram enalte-
cidos. 

Em consequencia, assumiu Antonio Florentino a dire-
qao geral. Joao Ezequiel, Francisco Abrantes Pinheiro, Pau
lino de Andrade e Tondela Junior eram novos elementos do 
corpo redacional, sendo colaboradores J . de Santa Cruz Oli-
veira, Dioclecio Duarte e Dulce Dolores, que escrevia "Pelo 
Feminismo". A 12 de fevereiro instalava-se a "Coluna Popu
lar". Verificado o falecimento de Mendes Martins, galgou 
Jose de Sa a funcao de redator-secretario. 

Sobre o tema "O que e a guerra", o Correio iniciou, a 
27 de margo, um concurso de sonetos, oferecendo premios de 
lOOSOOO e 50S000, respectivamente, para o primeiro e o se-
gundo classificados. Apos a publicagao de 70 produgoes con-
correntes, verificou-se a 1° de junho o resultado, que foi o 
seguinte: 1° lugar — Joao Barreto de Meneses; 2° — Fer
nando Griz; 3° — Artur Bahia, sendo os sonetos republica-
dos na edicao do dia 6, acompanhados de fotografias e lau-
dos da comissao julgadora, constituida dos escritores Artur 
Muniz, Odilon Nestor e Teotonio Freire. 

A primeira pagina da edigao de 13 de maio constou de 
uma alegoria do ilustrador Til (Osvaldo de Almeida), sob o 
titulo "Homenagem do Correio do Norte aos herois do aboli-
cionismo brasileiro", trazendo abaixo retratos da princesa 
Isabel, Joaquim Nabuco e membros do Gabinete Joao Alfre
do, entremeados das palavras: "Salve 13 de maio — Liber-
dade — 1888". 

No mes em referenda, o matutino repeliu, energicamen-
te, acres censuras de Manuel Caitano, d'A Provincia. Extin-
tos OS "Pizzicatos", iniciava-se, a 16 de junho, a cronica 
"Notas a margem", por A. F . (Antonio Florentino) . Ocorre-
ram mais dois concursos: "Onde melhor se come no Reci
fe?" e para a escolha popular de candidates legislatives. 

Diferentes edigoes foram as de 6, 7 e 8 de julho de 1915, 
cuja primeira pagina ostentou largas faixas de tarja, ao alto 
e ao pe, lendo-se, unicamente, ao centre, em tres linhas de 
tipo negro, corpo 72: "A Republica em crepe — Triunfam 
a infamia de um caudilho e o cinismo de um ladrao". As 
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tres paginas restantes encheram-se de artigos e telegramas 
especiais, em titulos fortes, a respeito do esbulho do senador 
eleito por Pernambuco, Jose Bezerra, e da ascensao do can-
didato Rosa e Silva, pelo qual se batera Pinheiro Machado, 
presidente do Senado, sendo alvo, os dois ultimos, de cerrados 
ataques, de critica violentissima, incluindo vasto noticiario 
das manifestacoes de protesto locals e ainda charges que ridi-
cularizavam os responsaveis pela espoliagao. 

Continuou o programa de ataques ao marretismo, sem 
faltareni acusagoes ao ex-governador interino Estacio Coim-
bra, prevalecendo, porem, como assunto primordial, as rea-
lizagoes do General Dantas Barreto a frente da administra-
gao do Estado, a par de variada materia geral, e, em media, 
duas paginas de anuncios. A partir da edigao de 10 de se-
tembro, reduziu-se o formato, mas aumentou para oito a 
quantidade de paginas, a cinco colunas de composigao. 

Logo mais, em edicao normal, impressa em papel couche, 
solenizava-se o aniversario do jornal . A primeira pagina foi 
dedicada ao Governador Dantas Barreto (longo artigo e foto-
gravura) . Na terceira, junto a um artigo de Mario Rodrigues, 
figuraram os maiorais da redagao: Antonio Florentino e Jose 
de Sa. O editorial comemorativo — "Um ano de lu tas" — 
focalizou o primeiro estagio vencido e enalteceu os seus pro-
prios merecimentos, "como um orgao genuinamente demo-
cratico, como uma coluna republicana de combate", em con-
traste com "a imprensa atrei ta a velha rotina de um conser-
vantismo industrioso e mistificador, filho da ociosidade ou 
da cobiga calculada, que reveste formas singulares de impas-
sividade, sensatez e coerencias proveitosas aos fins mercena-
rios que visam, tanto quanto inocuas, senao prejudiciais a 
coletividade". 

A aprovagao de Assis Chateaubriand no concurso para 
professor da Faculdade de Direito do Recife, em detrimento 
de Joaquim Pimenta, levou Joao Barreto de Maneses a assi-
nar alguns artigos, no Correio do Norte, em fins de outubro, 
rebatendo acusagoes ao seu ponto de vista, contraiio que era 
ao "criterio politico" adotado pela mesa julgadora. Em apoio 
ao articulista, escreveram Artur Maranhao e Modestino, au-
tor da nova segao "Atualidades. . .", que acentuou: " . . . n a 
classificagao do candidato Assis Chateaubriand nao houve a 
necessaria justiga e, muito menos, liberdade moral, pois, a 
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excessao de dois ou tres lentes, os demais votaram discricio-
nar iamente , como se votassem n u m candidate politico" (3) . 

Estava no fim a existencia do diario dantista, cuja edi-
gao de 31 de outubro abriu com o artigo "Ate quarta-feira", 
assim comecando: "O Correio do Norte suspende hoje a sua 
circulagao por tres dias, devendo reaparecer na proxima 
quarta-feira como orgao vespertino". Seguiu-se um histori-
co da atuagao do jornal em face da administragao publica 
estadual, repetindo encomios a Dantas Barreto, sem falta-
rem as efigies dos dois redatores principals. Nota final es-
clareceu que o Correio passava a circular a tarde "por exi-
gencias de ordem grafica e tipografica", prometendo dar um 
servigo de informagoes completo e variado. (Bib. Pub. Est., 
Bib . Fac . Dir. -UFPe. e Arq. Pub . Es t . ) 

1915 

CORREIO DA TARDE — Comegou a circular no dia 3 
de novembro de 1915, com o n° 298, ano II, continuando a 
existencia do Correio do Norte, a que sucedeu, sem qualquer 
modificagao mater ia l nem pessoal, mant ida a diregao de An
tonio Florentino de Abreu Rego. 

O artigo de apresentagao, na terceira pagina, esclare-
cia: " . . .esta folha reaparece hoje sem a menor alteragao no 
seu programa politico de apoio ao governo do Estado e soli-
dariedade com o Part ido Republicano Democrata", acen-
tuando: "Para bem corresponder a acolhida publica, nesta 
nova fase, desenvolveremos o nosso servigo de informagoes, 
interessando nele todos os leitores". 

So u m a segao nova foi criada: "Retalhos dos jornais de 
hoje"; e as "Atualidades" passaram a ter a assinatura de 
Edson. Pouco depois de uma quinzena, sob a alegagao de 
falta de papel adequado, suspendia-se o jornal "temporaria-
mente" , assegurada "pai'a breve a sua nova circulagao". 

Ent re tan to , a empresa nao pode recuperar-se, e o Cor
reio da Tarde morreu apos sua edigao de 20 de novembro, so 

' 1̂ 1 
(3) O jornalista Assis Chateaubriand manteve acesa polemica com 

OS seus atacantes, atraves do diario A Epoca, do Rio de Janeiro, sendo-lhe 
OS artigos, no todo ou em parte, divulgados, aqui, pelo Jornal Pequeno. 
Ajudou-o na peleja o irmao Osvaldo Chateaubriand. 
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deixando dezoito numeros publicados (*) (Bib. Piib. Est., 
Arq. Pub. e Bib. Fac Dir.-UFP). 

1916 

IMPRENSA OFFICIAL (1) — Criada mediante resolu-
gao do governador Manuel Antonio Pereira Borba, sendo se-
cretario do Interior Antonio Vicente de Andrade Bezerra (2), 
comegou a circular a 14 de Janeiro (3) de 1916 (4), obede-
cendo ao formato de 30 x 22. Abrindo a pagina o emblema 
do Estado, seguiu-se um Aviso, com as seguintes indicacoes: 
Assinaturas anuais para todo o Estado — 15S000; numero 
avulso — 100 reis; atrasado — 300 reis; vendagem e assina
turas feitas na Diretoria do Interior. Os funcionarios piibli-
cos estaduais poderiam receber a folha mediante o desconto 
de ISOOO mensais em seus vencimentos. 

Cumprindo o programa exarado no respectivo regulamen-

(*) Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario", registara: "Desapareceu 
logo, tendo vivido dez dias apenas". 

(1) Foi Gongalves Maia quern primeiro langou a ideia da fundagao 
de um diario oficial no Recife, o que fez na edigao de 30-6-1892, do Estado 
de Pernambuco, atraves da cronica "Em revista", quando escreveu: 

"O dinheiro que se gasta atualmente com as publicagoes oficiais, isto e, 
o dinheiro gasto em um ano, daria para a criagao de um Diario Oficial 
e a sua subsistencia por naais de quatro anos. Por que nao temos um 
Diario Oficial, como o Estado do Rio, Sao Paulo e tantos outros Estados 
por ai? Que desvantagem poderia vir dai? Eu oferego a ideia aos poderes 
competentes. Que sirvam-se ou nao dela". 

(2) A resolugao, datada de 27-12-1915, foi concebida nos seguintes 
termos: '«0 governador do Estado, verificando ser possivel ocorrer aos ser-
viQos de publicagao e impressao do expediente do governo e repartigoes 
piiblicas com dispdndios menores do que os que resultam para a fazenda 
piiblica do sistema atualmente adotado; considerando necessario unifor-
mizar o mesmo servigo de modo a ter completa e imediata fiscalizagao 
sobre tudo quanto a ele concerne, e atendendo a que, dentro dos creditos 
irgamentarios, podera o governo instalar e custear o aludido servilgo de 
forma a serem atingidos os fins acima referidos, resolve, usando da atri-
buigao que Ihe confere o § 1° do art. 57 da Constituigao estadual, sejam, 
a partir de 1 de Janeiro proximo futuro, feitas por administragao, em 
oficina e jornal especialmente mantidos pelo Estado, todas as publicagoes 
e impressoes dos atos oficiais, expedindo para o mesmo servigo o regu-
lamento que a este acompanha". 

(3) Nao no dia 15, conforme registou Sebastiao Galvao, no "Dicio
nario". 

(4) "Tendo sido Pernambuco um dos lugares em que primeiro se 
exercitou o jornalismo no Brasil, foi dos ultimos a instituir, definitivamen-
im«° ^^'•"^^ ^o governo" — Mario Melo ("A Imprensa Pernambucana em 
laiB , memona apresentada ao I Congresso Nacional de Jornalistas). 
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to, o orgao oficial divulgava todos os atos do poder executive, 
expediente das reparticoes, servigo das duas casas do Legis
lative e do poder judiciario e um ou outro estudo historico, 
geografico ou estatistico sobre Pernambuco. Depois dos pri-
meiros meses, inseria, tambem, anuncios, nao muitos. 

Impressa na oficina que pertenceu ao diario O 
Tempo, adquirida pelo governo e instalada na parte poste
rior do edificio do Ginasio Pernambucano (hoje Colegio Es-
tadual) , a folha teve como revisores Dioclecio Duarte e Joa-
quim de Oliveira, nomeados por ato de 8 de Janeiro, junta-
mente com Manuel Jose da Costa Junior, este na qualidade 
de escrituraiio. Joaquim de Oliveira logo foi comissionado na 
fungao de Diretor. 

A proposta orcamentaria para o exercicio de 1916-17, di-
vulgada a 19 de abril de 1916, registou um dispendio real de 
lO.OOOSOOO para a Imprensa Official, diferenca entre a recei-
ta de 50.000S000 e a despesa de 60.000S000, quando, em orga-
mentos anteriores, os diversos servigos oficiais consumiam 
77.400$000. 

De feitio ligeiro, comegou com oito paginas, mas estas 
logo foram aumentadas para doze e dezesseis, havendo edi-
goes mesmo maiores, conforme o montante das publicagoes, 
principalmente nos periodos de fungao do Poder Legislative, 
alem da materia obrigatoria das empresas particulares e dos 
municipios de Estado. 

Motives circunstanciais levaram, porem, e governo de 
Jose Rufino Bezerra Cavalcanti a encerrar as atividades da 
Imprensa Official, cujo ultimo numero saiu a 31 de agoste 
de 1920 (5) . 

As colegoes arquivadas constam, cada uma, de 14 volu
mes (Bib. Pub. Est. , Inst . Arqueol. e Bib. Fac. Dir.-UFPe.). 

JORNAL DO POVO — Vespertine, inicieu sua publica-
gao a 5 de fevereiro de 1916, em formate grande, de sete co-
lunas, com quatro paginas, ostentande a divisa: "Tudo pelo 
pove e para o pove". Diretor — Soares Guimaraes; gerente 
— Amadeu Guimaraes. Redacae e oficina a rua Abreu e 
Lima ns. 3 e 5. Tabela de assinaturas: ano — 24$000; se-

(5) For ato de 1 de setembro de 1920, determinou o governador do 
Estado fosse crlada a Tipografia da Casa de Detengao, com o aprovei ta-
mento do mater ia l da Imprensa Oficial. Enquanto isto, em vir tude de con-
correncia publica, os atos oficiais passaram a ser divulgados pelo Jomal 
do Commercio. 
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mestre — 128000; para o exterior — 28S000 e 14$000, res-
pectivamente. 

Lia-se no artigo de abertura, intitulado "O nosso progra
ma": "E o mais liberal e independente que se possa enqua-
drar no conceito moderno de imprensa. Sera o programa do 
esforgo sincero e patriotico, desenvolvido com a energia Sere
na e o desprendimento generoso do verdadeiro jornalismo 
que se consagra a defesa dos interesses coletivos de um 
povo". 

Artigo longo, ocupando tres colunas, teceu consideragoes 
sobre a vida nacional, focalizando a crise financeira e a orgia 
administrativa do presidente Wenceslau Braz. Sem obede-
cer "a injungoes de natureza partidaria", liberto "da disci-
plina e da arregimentagao politica", seria "o arauto dos 
verdadeiros interesses e das grandes aspiragoes da comu-
nhao", o orgao de defesa das classes conservadoras, as libe-
rais e as populares, acrescentando: "Analisaremos os atos do 
governo e da politica, sem distingao de cores e grupos; acom-
panharemos, vigilantes e altaneiros, os seus passes, sem o 
mais ligeiro intuito preconcebido de tecer-lhes ditirambos 
incondicionais ou de apupa-los tenazmente". 

Apos ressaltar que sua ati tude refletiria, "invariavel-
mente, a corrente mais bem orientada da opiniao publica", 
concluiu: "Queixas, reclamacoes individuals, ou mesmo aspi
ragoes coletivas, trazendo em si um direito postergado ou 
um anelo humano e justo, nao disputarao aqui esforgos, sim-
patias e patrocinios defensives. Nos e que disputaremos a 
defesa ardorosa, intransigente e impavida, das suas causas. 
Somos do povo — tudo pelo povo e para o povo". 

Noutro editorial, de duas colunas, sob o titulo "As gar-
ras do polvo", censurou a administragao de Manuel Borba, 
que desvirtuara "os principios essenciais a boa pratica dos 
regimes administrativos", enchendo as repartigSes de paren-
tes e amigos. 

Num terceiro artigo, ja na segunda pagina, intitulado 
"A postos!", dizia estar a folha "liberta, em toda a sua ple
nitude, dos autocratas do vetusto casarao da praga da Repu-
blica", acentuando mais adiante: "Aqui, a sombi'a conforta-
dora da gloriosa flamula do Partido Democrata Pernambu-
cano, tendo como chefe linico o eminente General Dantas 
Barreto, ficamos de atalaia, como os invenciveis granadeiros 
de Pompeia, na defesa dos trofeus da renhida e patriotica 
campanha de 1911 e dos principios basicos do credo de nos-
sas poderosas hostes, agora ameagadas de despejo por essa 
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solifuga oligarquia, que procura, a forciore, com o sacrificio 
f lagrante de velhos oposicionistas e o apoio incondicional de 
transfugas do P . R. C , assenhorear-se da maquina eleito-
ral — a valvula de salvacao dos governos que nao tem raizes 
no coragao do povo". 

Estampou, ao mesmo tempo, no centro da primeira pa-
gina, u m quadro em tres colunas, com cliche da cabega de 
Dantas Barreto num dos angulos, trazendo cinco estrofes de 
saudagao ao estadista, ora chamado "coluna de ouro e mar-
more", ora "sol", ora "aguia", assim terminando: 

"Vamos! Salva a nagao quase sem forgas, l a n g u e . . . 
Vamos! Salva a nagao do abismo em que r e s v a l a . . . 
Que seja, dessa luta, a agua lustral — o Sangue! 
Que seja, dessa luta, a catequese — a Bala!" 

Ainda no primeiro numero, a segao "Na lica", assinada 
por Leonidas, teve a estrea-la os seguintes decassilabos: 

"Na liga, altivo, ousado, audaz e forte, 
Ao som da "Vassourinha" entro de novo, 
De pena em riste, para a vida ou a morte, 
Em defesa titanica do POVO. 

Vamos! Coragem! Para a frente! Avante! 
Entremos na refrega, sem piedade, 
Nesse prelio ciclopico, gigante, 
Do Direito, da Paz, da Liberdade. 

A postos! um por todos, noite e dia, 
Erguendo barricadas e tr incheiras 
Contra esse cancro — a estige oligarquia 
dos Bezerras, dos Borbas, dos Pere i ras" . 

Seguiu o Jornal do Povo sua trajetoria, sempre com qua-
tro paginas, sendo duas de anuncios. Materia variada, a sa
ber: editorials, sueltos, noticiario, servigo telegrafico; as segoes 
"Soliloquios", cronica (as vezes politica) de Flosculo da Paz; 
"Carnaval", por Ze Palhago, e "Epitafios", quadra encimada 
por emblema funebre, a cargo de Ko-Veiro; o comentario 
"Cotas e Coisas", de Edgar Neto, etc . 

Nem liberal nem independente, veio a focalizar a "trai-
gao do Partido Republicano Democrata pelo sr. dr. Manuel 
Borba", cujo governo continuou a fustigar com criticas e ata-
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ques sucessivos, enquanto defendia a administragao ante
rior, exercida pelo General Dantas Barreto, em consequencia 
do que entrou em constante atrito com o Diario de Pernam-
buco. 

Do corpo redacional constavami Monte Sobrinho (secre-
tar io) , Lidio Gomes, Conrado da Costa, Flosculo da Paz, Edgar 
Neto, Francisco Abrantes Pinheiro, Landulfo Medeiros, Bal-
tazar Jose de Oliveira e Mario Gomes, os tres ultimos ser-
vindo na revisao. Ate 22 de marco, quando faleceu, era admi-
nistrador da oficina grafica Jose Barreto Roma. 

A par da materia politica e noticiosa, apareciam, quase 
diariamente, sonetos, na primeira pagina, de diferentes au-
tores, tais ccmo Monte Sobrinho, Lidio Gomes, Baltazar de 
Oliveira, Mendes Martins (postumo), Landulfo Medeiros, 
Amaro Avelar, Salatiel Costa, Oscar Lisboa, Conrado da Costa, 
etc.; algum artigo assinado por Lazaro Chagas (pseudonimo 
de Esdras Farias) e boas paginas sobre o Carnaval, nas datas 
de 4 e 6 de marco. 

Nao deixou o virulento orgao de sofrer as consequencias 
de sua campanha contra o governo, do que e prova a nota 
de 8 do mencionado mes, em tipo corpo 18, negrito, inti tu-
lada "A vinganca de Calabar", onde se lia: 

"O governador do Estado, dr. Manuel Antonio Pereira 
Borba, traidor e vingativo, pequeno e mesquinho, mandou 
promover uma penhora executiva contra o Jornal do Povo, 
para que este pague o que A Republica ficou devendo ao fisco 
municipal, proveniente do imposto de porta aberta em 1914: 
576S000, fora as cus tas" . 

Cinco dias depois, apareceu toda a primeira pagina cer-
cada de tarja, lendo-se ao centro, em letras garrafais: "Sena-
do — presidente: Comendador Pereira de Araujo", e abaixo: 
"O povo, o povo lealmente dantista , cobre-se de luto; a Pre-
sidencia do Senado e uma capitulacao com a mascara de 
acordo que a fraqueza impos". Longo artigo, abrindo a se-
gunda pagina, condenava, com veemencia, a indicagao feita 
pelo governador Manuel Borba. 

Soares Guimaraes, que assinava artigos politicos do ge-
nero panfletario, voltou-se, nas edigoes de 20 e 21, contra o 
jornalista Mario Melo, que o criticara pelas colunas do Diario 
de Pernambuco. 

A edigao do dia 23, ainda de margo, dedicou a primeira 
pagina ao General Dantas Barreto, exibindo cliche em cinco 
colunas e longo panegirico. 

Novamente com grande destaque, escreveu Soares Qui-
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maraes , a 1 de abril, que o advogado da Prefeitura (seu ve-
Iho amigo Argemiro Aroxa) manda ra efetuar penhora em 
bens do Jornal do Povo, para pagamento de impostos a t ra-
sados d'A Republica. Dois dias apos, foi int imado pela se-
gunda vez, declarando, nout ra nota de estardalhaco: "Note 
o publico que, depois d'A Republica, funcionaram no mesmo 
edificio A Tarde, o Correio do Norte, o Correio da Tarde e, 
agora, o Jornal do Povo". 

Apos a edicao do dia 4, ficou fora da circulacao, reapa-
recendo a 10 de abri l . Dedicou as edigoes de 24 e 25 a che-
gada ao Recife de Dantas Barre to . 

Todavia, o panorama politico tendia a apresentar sur-
presas . Realmente, decorreram poucos dias e o orgao dan-
tista teve sua primeira pagina, a 3 de maio, inteiramente 
cercada de tarja, lendo-se, ao centro, em enormes caracteres: 

"Aos dant is tas intransigentes, aos verdadeiros elemen-
tos da gloriosa campanha de 1911, em face desse casamento 
hibrido da politica pernambucana , o Jornal do Povo, com 
mui t a sinceridade, apresenta os seus leais e tristurosos Pfi-
SAMES". 

Frisou, em artigo da 2^ pagina, que Dantas Barreto nao 
podia capi tular tao desastradamente, acentuando haver o 
acordo com Borba girado em torno da candidatura Heitor 
Maia a deputagao. Dantas apresentara-o, batera-se por ele, 
repelira conchavos ate pouco tempo antes, mas, assediado 
por amigos desleais, terminou capi tulando. "O General e 
u m vencido e nada mais" . 

No dia seguinte, dizia um quadro em duas colunas, abrin-
do a 1^ pagina: "Em face do acordo politico, esta folha, nao 
querendo viver sob a prepotencia da politicalha borbista, des-
fralda aos quatro ventos toda a beleza rubra do seu pavilhao 
de combate e, com mui ta altivez e muito criterio, declara-se 
independente em sua forma de agir . O seu programa sera 
a sua divisa: Tudo pelo povo e para o povo". Concluiu 
pondo-se a disposicao de todos os leitores que quisessem co^ 
men ta r o acordo entre as duas facoes politicas. 

Continuou com artigos diarios de critica a Dantas Bar
reto, inclusive assinados pclo diretor Scares Guimaraes, que 
deu as razoes do seu rompimento com a fagao dant i s ta . 

Na edigao de 12 de maio de 1916, a primeira pagina foi 
dedicada aos "corifeus gloriosos da cruzada da aboligao", 
exibindo grande alegoria, desenhada por Til (pseudonimo de 
Osvaldo de Almeida) . A terceira apresentou enorme man-
chete, prometendo reportagens sensacionais sobre escanda-
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IDS administrativos, conluio entre o Governador do Estado e 
o comercio, em prejuizo do Tesouro, concessoes, conchavos e 
importantes firmas "na berlinda". 

Entretanto, nao mais circulou o Jornal do Povo, o qual, 
com a referida edigao, encerrou, definitivamente, sua ativi-
dade na imprensa indigena (1) . Houve, apenas, 75 niime-
ros publicados (2) (Bib. Piib. Est., Arq. Pub. Est. e Bib. Fac, 
Dir -UFPe.) 

JORNAL DO RECIFE (Edigao Vespertina) — O presti-
gio e a aceitagao do matut ino de igual nome (ver Vol. I I : 
"Diarios do Recife — 1829-1900") no seio de todas as classes, 
como orgao de opiniao, levaram a firma proprietaria da em-
presa a criar uma edicao da tarde (1-A), cujo primeiro numero 
foi dado a circulagao no dia 1 de abril de 1916. Abaixo do 
titulo, este desenhado na mesma letra gotica do outro, lia-se: 
"Ilustrada, Noticiosa e Independente" . 

Declarava o editorial de apresentagao: " . . . e o nosso 
desiderate fornecermos o mais copioso ementario de infor-
magoes uteis ao comercio, a agricultura, a industria e a todos 
em geral. Merecera nosso especial cuidado o servigo tele-
grafico, que sera mantido o mais vasto possivel, como exige 
o a tua l momento . O nosso apoio sera dado a todo aquele que 
souber se tragar e seguir o caminho reto do dever". 

Apareceu com oito paginas e assim continuou, na quali-
dade de jornal ligeiro, inserindo as segoes "De relance", por 
Max; "Na berlinda", a cargo de Bob; "Coisas uteis"; "O as-
sunto em foco"; "Vida elegante"; "Vida social"; "A porta do 
Nogueira", por Blac & White; "Desportos"; "Topicos", de 
Adalberto Camargo; reportagens, entrevistas e um "Indica-
dor", ocupando pagina inteira, "para facilitar aos leitores 
quaisquer duvidas que tenham sobre repartigoes federals e 
estaduais, chefes de segoes, pessoal administrativo. Forum, 
instrugao, medicos, corpo de bombeiros, consulados, calenda-
rio, higiene, saude publica, policia, etc.". 

Devido a falta de papel, passou a publicar-se, desde 1 de 

(1) Erroneamente, Sebastiao Galvao, no seu "Dicionario", prolongou a 
existencia do Jornal do Povo ate 15 de maio. 

(2) O Jornal Pequeno, edigao de 24 de maio, noticiou achar-se a venda 
a empresa tipografica do extinto orgao, com as respectivas instalagoes, a 
tratar no escritorio, com Scares Guimaraes. 

(1-A) Nao consta da relagao de Sebastiao Galvao (obra citada) o apa-
recimento da edigao vespertina do Jornal do Recife. 
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maio, com quatro paginas, o que ocorreu ate 1 de setembro. 
Prosseguiu com oito, mas, no principio de 1917, reduziu-as 
para seis, assim permanecendo. Oferecia-se a assinatura 
anual a 283000 e a semestral a 14S000, pregos que so em 
julho de 1921 vieram a ser elevados para 30S000 e 16S000, 
respectivamente, sendo o numero avulso vendido a 100 
reis (2 ) . 

Durante algum tempo, a comegar de setembro do pri-
meiro ano, apareciam edigoes em duas cores, com cliches 
ni t idamente impressos. Nessa epoca iniciava-se o cine-fo-
Ihetim "Dr. Rameau", de Jorne Ohnet, em tradugao de Pi-
nheiro Chagas, e Maviael do Prado redigia o comentario 
"Currente calamo". Assinava a secao carnavalesca, na epo
ca precisa, Pierrot (pseudonimo de Osvaldo de Almeida) . 

A part ir de 1919, o tipografo-jornalista Joao Ezequiel 
manteve, diariamente, o comentario "Notas e Impressoes", 
abordando os temas mais diversos. Miravento era um cro-
nis ta de notas soltas. Guanabara Filho assinava "Carta 
Aberta". Apareciam versos de Fernando Burlamaqui; cola-
boragao, em prosa, de Jose Maria Belo; Paula Judeu (outro 
travesti de Osvaldo de Almeida); Nelson Firmo, com artigos 
politicos pro-Dantas Barreto; Epaminondas, que assinava 
comentarios sobre a politica de Palmares; Antonio Napoleao 
Arcoverde, de Rio Branco (atual Arcoverde); Zema, o cronis-
•̂ a de "No veio do tempo"; mais as secoes "Figuras e Fatos"; 
T iadas e Peiadas" e "Faiscas", ambas de versos humoris-

ticos, assinadas por Ze Canudo e Gavroche, respectivamente. 
No ano seguinte, liam-se producoes de Oscar Mendes 

Guimaraes, Paulo de Atagiba (pseudonimo de Jose Firmo), 
com a secao "De tudo"; Costa Monteiro e Elf ego Jorge de 
Sousa, ambos versejando; Xisto, que assinava "Coisas da 
epoca"; Antonio Carneiro Leao; Bolivar, o da cronica intitu-
lada "Cardapio"; Jadyr, o das "Ferroadas", em versos, e Jose 
Firmo assinava o proprio nome na cronica "De leve", en-
quanto Wald (Valdemar Costa) vinha desenhando charges 
em torno da politica de costumes. 

Foi em abril de 1920 que teve inicio, embora durasse 
pouco tempo, a "Cronica Elegante", firmada por Tibaldo 

(2) O prego dos jornais era, entao, motive de constantes reclamagoes. 
Gazeteiros inescrupulosos vendiam matutinos e vespertinos, nos dias maio-
res e fora de portas, a S200, S300 e ate $500. Mas o abuso continuou e, 
pelo menos nos trens e cidades do interior, jamais alguem comprou, nem 
compra hoje, jornal pelo prego marcado. 
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d'Alcazao, pseudonimo de Austriclinio Ferreira Quirino ou 
Austro Costa, t ravesti este que adotou a vida in te i ra . J a no 
mes de setembro veio a ter curso, com certo destaque, a cro-
nica ligeiia "Vespertinas", do Conde d'Oriol, pseudonimo de 
Antonio Fasanaro , que t ambem firmava comentarios litera-
rios com o proprio nome . Foi quando o Barao de Zeta criou 
"Olinda fascinadora" e Joao do Recife andou "Pelos arraiais 
politicos". 

Em maio de 1921 iniciavam-se as "Minimas", comenta-
rio filosofico de Batista de Oliveira. Logo mais, Leo (Leovi-
gildo Junior) escrevia "As pressas"; Josue Brasil firmava 
"Pingos de vela"; Ze da Rua aparecia "Uma vez por ou t ra" 
e Gentil Amado encetava, em setembro, "A estacao balnea-
ria", segao bas tan te movimentada e i lustrada, pseudonimos, 
OS dois ultimos, de Esdras Far ias , que, t ambem, com o nome 
ou as iniciais, assinava prosa e verso a tor to e a direi to. 

Sucediam-se segoes, pelos anos adiante , tais como: "Fais-
cas", por Gavroche; "Rindo e cast igando", de Joao de Gaibu 
(pseudonimo de Frankl in Seve); "Topicos do dia", por Mada
me Sousa; "Notas e Impressoes", de Joluz (que era o mesmo 
Joao Ezequiel de Oliveira Luz) ; "Da minha ter ra" , por Artur 
Barbosa; "De leve", a cargo de Nelson Firmo; "Album lusi-
tano" , de Alvaro Abranches; "Uma por dia", sonetos de cri-
tica aos maiorais da si tuacao; "Car tas de Par is" , mandadas 
por Sinfronio Magalhaes; "Garga lhadas" , por Ze Peralta; 
"Descantes", a cargo da t u r m a Tau, Leo & Lan (Taurino 
Batista, Leovigildo e Landulfo Medeiros); "A Princesa do 
Verao" (1923), do Marques de Viral, que era Osvaldo San
tiago; "Pescando", versos humorist icos de Cobra d'Agua, com 
cliche simbolico; "Salpicos", de Ze de Casa (pseudonimo de 
Eustorgio Vanderlei) , t ambem com cliche, sendo os dese-
nhos do proprio Eustorgio; "Cronicas", por R- Danilo (Ar-
lindo Moreira Dias); "Eases & Erases", pelo Visconde d'Ar-
dule (travesti de Leduar de Assis Rocha) ; "Variedades-Mo-
das-Assuntos Interessantes"; "Reparos", por Elpidio Dias do 
Sacramento; "Pinguinhos" , de Sa-Poti (esconderijo de Pedro 
Lopes Cardoso Jun io r ) ; "Colmeia", por Abelha Mestra (ain-
da Eustorgio Vanderlei) , e tc . 

A vespertina proporcionou identicas campanhas , sofreu 
as mesmas dores que a m a t u t i n a . Na edigao de 4 de agosto 
de 1930, a lguns dias apos o assassinio do presidente parai-
bano Joao Pessoa, a segao "Pinguinhos" , de Sa-Foti, ocu-
pando cerca de dez centimetros de a l tu ra por u m a coluna, 
comecava pelas palavras "Washington Luis" e te rminava 
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com estas: " . . . pela censura", deixando o local do texto todo 
em pont inhos, entre eles, aqui e ali, os nomes de Joao Pessoa 
e Duar te D a n t a s . Em nota a par te , explicou a redagao: 
"Devido ao pedido do sr. chefe de policia — o que importa 
n u m a censura — o Jornal do Recife deixa, por isso, de dar 
publicidade a a lgumas noticias e comentar certos fatos", do 
que pedia desculpa aos leitores. 

Ent re os colaboradores da edicao da tarde, pelo tempo 
a fora, contavam-se Oliveira e Silva, Osorio Borba, Luis Mo-
reira, Fe rnando de Sa, engenheiro Eduardo de Morals, Ber-
guedof Elliot, Carlos Dias Fernandes, Herundina Prazeres, 
Mario Sete, Ar tur Gantois, Amadeu de Aguiar, Renato de 
Aragao, Oscar Lopes, Dario Souto, Austro Costa, Monte So-
brinho, Joao Monteiro, Landulfo Medeiros, Antonio Neto e 
Cruz Ribeiro. 

Sob a diregao e propriedade de Luis Pereira de Oliveira 
Far ia (o Coronel Fa r i a ) , t inha a vespertina como redator-
chefe Taur ine Batista, depois substituido por Aprigio Faria , 
sendo redator-secretario, sucessivamente. Nelson Firmo de 
Oliveira, Leonidas do Amaral, Leduar de Assis Rocha e Ba
t is ta de Oliveira. Noutras funcoes do corpo redacional figu-
r a r a m Frankl in Seve, Artur Gantois, Maviael do Prado, Mon
te Sobrinho, Leovigildo Junior, Esdras Farias, Cussi de Al
meida Junior , Osvaldo Santiago, Eustorgio Vanderlei, Euge-
nio Coimbra Junior, Manuel Ribeiro, Valdemar de Amorim, 
Alfredo do Carmo, Luis Gomes do Rego Lima, Pedro Pope 
Girao, Renato Gouveia, Morals de Oliveira, e tc . 

A publicacao prolongou-se ate 30 de maio de 1931, quan-
do foi suspensa "por motivos ponderosos", prometendo, em 
vao, voltar a circulagao "dentro em breve" (Bib. Pub. Est. 
e Bib . Fac . Dir. UFPe . ) . 

A LUCTA — Orgao do Centro Civico 6 de Setembro — 
Publicou-se o primeiro numero a 15 de novembro de 1916, 
no formato de 36 x 24, com quat ro paginas a tres colunas de 
12 ciceros. Assinava-se a ISOOO por tr imestre (1S500 para 
fora da capital) e custava 100 reis o exemplar, sendo a cir-
culagao semanal (1) . Trabalho grafico da oficina de Julio 
Agostinho Bezerra, s i tuada n a rua do Imperador n° 295. 

" . . . surge na arena jornalistica desta terra, onde mou-
rejam pontifices sublimados da imprensa indigena, o modes-

(1) Logo mais, A Lucta tornava-se diario. Dai, figurar neste volume. 
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to jornal que talvez por ironia da sorte chamaram-no 
A Lucta" — dizia o artigo de apresentagao, acrescentando: 
" . . . para transportar-se as regioes do pensamento, nao bus-
ca OS proventos da simpatia, antes os da justiga dentro da 
verdade republicana que o Centro CIvico 6 de Setembro ha 
esposado em prol da patria e do povo". 

Nasceu com o proprio Centro, destinada a ensinar "ver-
dades para a religiao do Civismo", aproveitando "as provei-
tosas licoes do grande republicano General Dantas Barreto, 
praticamente esparsas num governo onde o exemplo da mo
ral se evidenciou, que estao agora fazendo prolificarem novas 
teorias para a evolucao moderna". 

Exibindo cliche de Dantas Barreto na primeira pagina, 
A Lucta, que tinha redagao a rua das Cruzes (hoje, rua Dia-
rio de Pernambuco) n° 41, 1° andar, era redigida, principal-
mente, por Jose Libanio Machado, Monte Sobrinho (redator-
secretario), Antonio Martins Filho e Renato Faelante da 
Camara. Nao foi orgao exclusivamente politico — apoiou 
0 governo de Manuel Antonio Pereira Borba — mas tambem 
noticioso, comentando os acontecimentos mais palpitantes da 
cidade. Anuncios na quarta pagina. 

O n° 6, de 18 de dezembro, estampou, na primeira pagina, 
cliches de Borba e Dantas, chamando-os os "dois maiores 
filhos do nosso caro Estado", assim comemorada a data em 
que, um ano antes, o chefe do Partido Democrata de Pernam
buco transmitia ao outro "o timao do governo". 

Encerrado o ano com sete numeros publicados, o n° 1, 
ano II, de 1917, circulou a 4 de Janeiro. O n° 2, cinco dias 
apos, saiu em edicao especial de oito paginas, impresso em 
papel couche, a primeira das quais, circulada de vinhetas, 
trazendo fotogravura do General, com legenda em versos de 
exaltagao, por motivo da chegada, do Rio de Janeiro, do "filho 
imortal da terra de Nabuco", cuJas festas de recepcao foram 
noticiadas no texto. 

A partir do n° 4, prolongando-se por oito edigoes, divul-
gou extenso trabalho de Jose Libanio Machado, intitulado 
"Porque sou politico". 

O mes de Janeiro trouxe o rompimento dos "dois gran-
des". O artigo "Na escalada. . .", abrindo a edigao do dia 19 
(de seis paginas, igualmente a seguinte), dizia inicialmente: 
"A comedia esta f inda . . . Ao triste apagar das luzes e ao 
lento descer do pano, ja nada resta, enfim, dessa formidavel 
farsa que foi, incontestavelmente, a tao apregoada lealdade 
politica do sr. dr. Manuel Borba para com o partido que o 
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elegeu e — o que e mil vezes mais doloroso ainda — para 
com o chefe generoso e amigo que o arraneou, demasiada-
mente confiado e irrefletidamente crente, da humildade bur-
guesa de uma pobre fabrica la dos confins de Goiana". Con-
cluiu, apos historiar os fatos que deram lugar ao rompimento: 

"Em face, pois, dessa nova situacao oriunda dos capri-
chos do dr. Borba, desfraldamos daqui, com acrisolado civis-
mo, o pavilhao augusto das nossas crengas, onde existe, em 
caracteres de S . O . S . , a inscrigao seguinte: Povo, Patria, 
Liberdade e Dantas . Ave! General!" 

Mudou, portanto, o aspecto pacifico d'A Lucta, fazendo 
jus, dessa maneira, ao titulo que adotara. E a comegar do 
n° 5, de 1° de fevereiro, tornou-se diario vespertine, trazendo, 
em cada lado do cabecalho, uma frase de Dantas Barreto: 
"O direito e a garantia da ordem" e "Na paz como na guer-
ra" . Cresceu o formato para cinco colunas e alterou-se a 
tabela de assinaturas, que passou a indicar: ano — 28S000; 
semestre — 14S000, continuando a 100 reis o exemplar. As-
sumiu a diregao Jose Manuel do Rego Barros. 

Em nota da primeira pagina, ilustrada com cliche do 
patrono politico, lia-se: "Como em 1911, aqui estamos, dedi-
cados e amigos, ao lado do General, na defensiva das liber-
dades do povo". E mais: "Ao lado dele e ao lado do povo 
que esta com ele, estamos hoje, como estivemos em 11, como 
estaremos sempre. E o nosso programa". 

Com quatro paginas, pouco mais de uma de aniincios, 
dedicou-se, quase exclusivamente, a politica, alem de man-
ter ligeiro servigo telegrafico e algum noticiario, inserindo 
artigos, tambem politicos, assinados por Jose de Sa e Renato 
Faelante; algumas charges; as "Chispas", de Jack; "Piparo-
tadas", por Sa Bido, e "Epitafios", de Ko Veiro. 

A Lucta censurava, em editorials e notas, o Diario de 
Pernambuco, "o velho e quase caduco orgao do Beco do Peixe 
Fri to" e "a desassisada sanfona do dr. Lira, sob a batuta reu-
matica do extraordinario Maneco" (Manuel Caitano). Criti-
cava, tambem, "o tradicionalismo" e "a opiniao sibilina e 
oportunista do sr. Oliveira Lima", assim como, e especial-
mente, os "disparates administrativos do sr. Manuel Borba", 
a quem chamava "Manuel Antonio Iscariotes Pereira Judas". 
Era o governador do Estado atacado a torto e a direito, so-
frendo a mesma pena os jornais e jornalistas que o apoia-
vam, inclusive "Mario Melo Patua", "Aris. . .charco Lopes" 
e Tome Gibson. Focalizavam-se, igualmente, "as manobras 
do General Joaquim Inacio". 
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Ainda nos primeiros dias de fevereiro, A Lucta melhorou 
de feigao, aumentando mais o formato (seis colunas) e tor-
nando-se mais ni t ida a impressao. Modificou-se, do mesmo 
modo, a par te intelectual, criando novas segoes, como as 
"Frases & Frisos", de Flosculo da Paz; "Os dignos", cliches 
de personalidades politicas; "Cartas a esmo", de Guizot; "Sa-
lao azul", abrindo as noticias socials; "Notas do dia", de fa-
tos policiais; o folhetim "Acidentes da guerra", do General 
Dantas Barreto; "De Zepelin", per J . K . Lado; "Trogando 
e rindo", por Osorio; artigos politicos de Soares Guimaraes 
e Silvio da Nobrega; l i tera tura de Monte Sobrinho, Tondela 
Junior, Oscar Lisboa e J . Costa. 

Alimentou campanha contra a Forga Publica do Estado, 
denunciando "escandalos e mais escandalos" nessa corpora-
Qao. 

Em editorial do dia 26, lia-se, entre outros topicos: "Se 
OS redatores d'A Lucta nao possuissem, modestia a parte , a 
coragem espar tana dos que sabem morrer de pe na defensi-
va gloriosa de um grande povo, nao estariam aqui, como es-
tao, intemeratos e fortes, de bisturi em punho, a dissecar, 
dia a dia, viscera por viscera, o cadaver moral dessa politi-
cagem composta de elementos heterogeneos, que sao, em sua 
maloria, verdadeiros pechelingues republicanos". 

Dois dias apos, em artigo int i tulado "A cair de podre", 
o comentaris ta tragava u m a serie de consideracoes em torno 
das ameagas feitas ao jornal, dizendo ter conhecimento de 
que "o sr. General Joaquim Inacio havia garantido, em pa-
lacio, ao sr. dr. Manuel Borba, que os redatores d'A Lucta 
pagariam, muito em breve, toda a sua audacia". E concluiu: 
"Ja estamos cansados de dizer a S. S . , com excessiva since-
ridade e incontestavel franqueza, que os redatores d'A Lucta, 
como em 1911, nao recuarao jamais, sejam quais forem as 
ameagas que Ihes sejam feitas, diante de um qualquer obsta-
culo, maxime sendo esse obstaculo part ido de um governo 
que se encontra, apesar de tao novo ainda, f rancamente a 
cair de podre!" A 7 de margo, noutro editorial, esclarecia: 
"Sao quatro os redatores deste jorna l . Se, porventura, pere-
cerem tres, nesta campanha t remenda, o ult imo que ficar 
com vida desempenhara, decerto, com ombridade e civismo, 
nao somente a sua missao, como tambem a dos companhei-
ros mortos . Decididamente, Judas anda a procura de corda!" 

Cinco dias depois, foi o redator-secretario Monte Sobri
nho desacatado e convidado a comparecer ao gabinete do 
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Chefe de Policia. No dia 16 ocorieram manifestagoes piibli-
cas, registando-se uma tentativa de assassinio do General 
Dantas Barreto, profligada pela Lucta, com veemencia, o 
que deu lugar a prisao do gerente Jose Libanio Machado. A 
19, em nota assinada, Monte Sobrinho dizia-se ameagado de 
morte, responsabilizando o Governador Manuel Borba pelo 
que Ihe viesse a acontecer. Gazeteiros viviam sob ameagas 
de prisao e surras, por vender a desabusada folha anti-go-
vernista. 

A edigao do dia 23, contendo seis paginas, foi inteira-
mente dedicada ao aniversario do General Dantas Barreto, 
cliche na primeira, vinhetas e o titulo principal "Homena-
gem d'A Lucta ao future presidente da Republica". Varias 
fotogravuras ilustravam as paginas internas, de elementos 
da politica dantista e dos redatores do orgao (2) . 

Embora sem assiduidade, apareciam artigos de Renato 
Faelante, Raimundo Pais Barreto, Artur Lapa e Lauro d'Alba. 
Todos OS dias a pagina de frente ostentava cliche de Dantas 
Barreto, sob o titulo "A nossa divisa" e a legenda (palavras 
do general): "Na paz como na guerra; para a vida ou para 
a morte" . A partir de 4 de abril, lia-se, abaixo do titulo: 
"Orgao genuinamente dantista". 

Nesse mes deixava suas fungoes o gerente Jose Libanio 
Machado. No dia 3 de maio, o diretor Jose Manuel do Rego 
Barros era convidado a comparecer ao gabinete do Chefe de 
Policia, pedindo-lhe a autoridade que modificasse a lingua-
gem da campanha contra o General Joaquim Inacio, coman-
dante da forga federal no Recife, uma vez que alguns oficiais 
do Exercito se mostravam ofendidos, podendo a situagao tor-
nar-se pior. Nem a folha abrandou a linguagem nem houve 
desacato a qualquer dos seus redatores, entre os quais ja se 
encontrava Austro Costa. 

Dois dias apos, divulgava-se o seguinte "Aviso necessa-
rio": "A Lucta, tendo vivido, ate agora, simples e unicamen-
te, do poderoso auxilio da simpatia publica e dos esforgos 
ingentes dos seus redatores, declara, para evitar duvidas, 
nada dever a ninguem". 

Mas estava por um fio a existencia do valente jornal, 

(2) De Monte Sobrinho dizia a legenda: "A sua pena e uma especie 
de bisturi: corta tecidos e espedaga visceras". 
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que, alguns dias apos haver criado a segao "Indiscregoes", 
de cronicas assinadas por J. Abelhudo, suspendeu sua circu-
lagao com o n° 90, de 15 de maio de 1917 (3) . 

Passados poucos meses, reapareceu A Lucta, "orgao fi-
liado ao Partido Republicano Democrata", a 23 de agosto, 
sob a mesma direcao, tendo redagao e oficina propria ins-
taladas a rua Marques do Herval (hoje, da Concordia) no 
452. Adotou OS primitivos slogans do cabegalho e abriu a 
primeira pagina com fotogravura de Dantas Barreto. 

Voltava, conforme o editorial de abertura, "como um 
obice atirado em cheio a vertigem dos desmandos desse go-
verno, como um clarim de guerra a vibrar, de extremo a 
extremo, despertando energias adormecidas e suscitando 
energias novas". 

" . . . este jornal, em absolute, nao vem encetar uma 
campanha nova e sim colocar-se, mais uma vez, no seu ele-
vado posto de combate, reservando para si, nas escaladas 
supremas, em proveito da patria maculada em suas tradigoes 
e do povo chicoteado em seus brios, a maior parcela de sacri-
ficios". E arrematou: "Ave! Dantas Barreto!". 

Mai impressa, apresentando tipagem gasta, A Lucta 
manteve o corpo redacional anterior, apenas substituido 
Martins Filho por Jose Pedro Veloso da Silveira, e intensifi-
cou a campanha contra o governo de Manuel Borba, fazen-
do-o em linguagem das mais violentas. Conservou o forma-
to, dedicando uma pagina, a ultima, a anuncios. Nao circu-
lava aos domingos. 

Logo na edigao seguinte, o diretor assinou uma nota 
"Ao publico", denunciando ameagas de empastelamento e 
de agressoes fisicas — o que absolutamente nao demovia o 
jornal do caminho tragado — e responsabilizando o Gover-
nador Manuel Borba por qualquer ato de violencia contra 
a sua redagao e oficina e os que nelas trabalhavam. Na 

(3) No dia seguinte, em carta ao Jornal Pequeno, explicava o diretor 
Jose Manuel do Rego Barros: "Por motivo da falencia da Casa Agostinho 
Bezerra, A Lucta suspende, temporariamente, a sua publicagao, a fim de 
t ra ta r da montagem das suas oficinas". 

A 17 de maio, porem, Julio Agostinho Bezerra, proprietar io da Agen
d a Jornalistica Pernambucana, dirigiu-se aquele vespertine, pondo os pon
tes nos i i: " . . . n a o foi esta (a falencia) a causa principal, uma vez que 
as oficinas continuam a t rabalhar sem nenhuma interrupgao, mas sim por 
nao poder continuar a fazer a impressao do referido jornal sem mediante 
e previo pagamento, conforme ficou deliberado pelos sindicos da referida 
massa, visto ser a mesma redagao devedora a firma de quantia ja avultada". 
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ocasiao, eram rasgados numerosos exemplares d'A Lucta, 
tornados aos gazeteiros que a distribuiam no arrabalde de 
Santo Amaro, a mando do chefe borbista Virgilio de Me-
deiros. 

O destemido orgao nao poupou mais o grande inimigo, 
chamando-o traidor, cinico, pusilanime, imbecil. Investiu, 
acerbamente, contra o orgao borbista A Ordem, ao qual de-
nominava A Titica, chamando aos respectivos redatores 
"rebutalhos de gente" . 

Em sua nova fase, A Lucta adotou as seguintes segoes: 
"Girandolas", de versos, por Pirralho; "Cartas ligeiras", a 
cargo de Costa Leite; "Fagulhas", por H. Menon, e "Em 
revista", de Miguel da Fonseca, todas versando sobre poli-
t ica . Liam-se artigos esparsos de Manuel Pessoa (de Luna) 
Filho e, para amenizar a aridez da prosa, vieram a ser divul-
gados, de quando em quando, sonetos liricos, ora de Arnaldo 
Moreno (Sabino Arnaldo dos Santos) , ora de Austro Costa. 

No primeiro dia de setembro afastava-se o redator-se-
cretario Monte Sobrinho, que mereceu noticia a l tamente 
elogiosa em homenagem ao seu ta lento . Mas, voltou no 
dia 12. 

Sobreveio um movimento grevista do operariado do Re
cife, ao qual deu A Lucta toda cobertura, focalizando-lhe o 
lado politico, tendo por isso sua redagao cercada, durante 
alguns dias, por piquetes da policia, enquanto se rasgavam 
exemplares da folha nas ruas . 

Nada, porem, detinha a campanha contra a situagao 
dominante, contra o "governo podre, de uma desonestidade 
comprovada" (edigao de 8 de setembro) . Nem faltaram, fora 
as "Girandolas", outros versos satiricos de Griz Fernando, 
as parodias de Tibaldo d'Alcazao (o mesmo Austro Costa ou 
Austriclinio Ferreira Quirino) e as "Borbeadas" de Pablo de 
Medina Celi, todos levando ao ridiculo Manuel Borba e seus 
principals auxiliares, assim como o General Joaquim Inacio, 
OS redatores d'A Ordem e Mario Melo, que defendia a admi-
nistragao estadual em artigos no Correio da Tarda, do Rio 
de Jane i ro . 

A 22 de setembro, a nota a seguir, em duas colunas, 
abria a primeira pagina: "Vivendo este jornal, simples e uni-
camente, do seu proprio esforgo e da honrosa simpatia que 
Ihe dispensa o publico independente e honesto de nossa terra, 
o seu diretor, dr. Jose ^ Manuel do Rego Barros, pede aos 
distintos assinantes d'A* Lucta o especial obsequio de salda-
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rem as suas ass ina turas" . Essa advertencia foi mant ida , 
apenas variando de pagina (4) . 

Apesar de sua pugnacidade, o intranquilo orgao dantis-
ta nao conseguiu ir mais longe, na luta encetada . Estan-
cou com o n° 131, de 9 de outubro de 1917. Ju s t amen te 
quando declarava so descer sua "bandeira rubra de comba-
te" ao desaparecerem de Pernambuco "todos os gatunos" , 
frisando: "Um dant is ta morre, mas nao recua" . Outra nota, 
em letras fortes, colocada, a ul t ima hora, nas duas derra-
deiras colunas da primeira pagina, dizia: 

"Devido a exiguidade de tempo, nada podemos ad ian ta r 
aos nossos leitores com relacao ao que se verificou, hoje, k 
hora deste jornal en t ra r para o prelo, em nossas oficinas. 
Amanha, porem, o publico tera as necessarias informagoes 
sobre o covarde e ignobil a ten tado de que fomos vitimas, 
hoje, por parte dos janizaros dessa politicagem de lama que 
tem a sua afirmacao irrefragavel na infamia desse gover-
no" (5) . 

A Lucta nao voltou a circular (6) (Bib. Pub. Es t . , Arq. 
Piib. Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe . ) . 

Anos depois, em sua edigao de 7 de setembro de 1925, 
A Rua fez referenda ao reaparecimento d'A Lucta, nova-
mente na qualidade de orgao do Centre Civico 6 de Setem
bro. Dessa ul t ima fase so foi possivel encontrar um compro-
vante: o n° 3, de 18 de outubro de 1925, sob a direcao de 
Jose Libanio Machado, tendo como redator auxiliar Hamilton 

(4) A Lucia v iveu s empre em dif iculdades f inance i ras . Alud indo , 
v in te anos depois, a sua passagem pela redagao desse vesper t ino , como 
o p r ime i ro emprego que t ivera no Recife, escreveu o poeta Aus t ro Costa: 
"Vida aper tad l s s ima . Quase feme" (entrevis ta concedida a Jo se Cesar 
Borba, sob o t i tulo "Depoimento de uma geragao", pub l icada no Diario 
da Manha de 25-7-1937). 

(5) O Jornal do Recife e o Jornal Pequeno do dia seguin te noticia-
r a m a ocori 'encia: foram penhorados os moveis e utensi l ios d'A Lucta, 
por falta de pagamen to de uma promissor ia aceita, cinco anos antes , por 
Jose Manuel do Rego Ba r ros . Como este houvesse resis t ido a en t rega dos 
bens, o advogado do credor r e q u e r e u a forga publ ica para aux i l i a r a dili-
gencia dos oficiais de jus t iga . Os bens foram en t r egues ao depos i ta r io 
Anton io Machado Dias, que ficou com a chave do pred io onde funcionava 
a t ipograf ia . 

O Jornal do Recife acrescentou que se t r a t ava de u m p iano do gover-
no, "com o in tui to linico e tao so de nao faze-lo c i rcu la r hoje, na chegada 
do sr . Zerufino, min i s t ro da Agr i cu l t u r a " . 

(6) Nao obs tan te a projeqao d'A Lucta. como jo rna l polit ico, na fase 
1916-1917, nao Ihe mencionou a exis tencia o "Dicionar io" , de Sebast iao 
Ga lvao . 
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Ribeiro. Formato grande, de 6 colunas, exibiu uma monta-
gem alegorica envolvendo retratos de Sergio Loreto, Estacio 
Coimbra, Dantas Barreto e Davino Pontual, com a legenda: 
"Honra ao merito", seguida de artigo laudatorio. A edigao 
homenageou (as duas paginas do centre eram so de aniin-
cios) 0 terceiro aniversario do governo de Sergio Loreto. 
Artigo especial de Caitano Galhardo. Tambem escreveu 
Joao Barreto de Meneses (Bib. do DPHAN no Recife). 

1917 

A NOITE — 6rgao diario, entrou em circulagao no dia 
9 de Janeiro de 1917, em formato de 37 x 28, com quatro 
paginas a tres colunas largas de composigao. Diretor — Iri-
neu de Sousa. Confecgao da oficina da Imprensa Oficial. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "sem cor politica e 
simplesmente visando o interesse coletivo, pela causa dos 
justos e na defesa dos bons, tergaremos as nossas armas, 
empreenderemos as nossas energias e hipotecaremos o nos-
so patriotismo", acrescentando: " . . . visa a grandeza comum, 
notadamente no que concerne ao glorioso Estado de Pernam-
buco; mais nao promete que nao seja a defesa do povo; tern 
desejo de veneer, fara por consegui-lo". 

Na primeira pagina estampou cliche do General Dantas 
Barreto, "o homem bom e decidido", seguindo-se regular 
noticiario, comentarios ligeiros e a secao "Pela Lavoura", a 
cargo de Otavio Peres, alem dos "Salpicos. . .", constituidos 
de notas satirico-humoristicas, com a assinatura A. Dinardo. 
Na quarta pagina, nada alem de aniincios. 

No segundo numero, abriu campanha contra o aumento 
de impostos consignado no orgamento federal. O 3° e o 4" 
sairam com seis paginas. Mais duas edigoes e deixou de 
viver A Noite, em cujas paginas colaboraram Oscar Farias e 
Paulo Aquiles. 

O 6° (e ultimo) numero teve a data de 15 de Janeiro 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

A ORDEM — Orgao Politico e Noticioso — Publicagao 
matutina, comegou a circular no dia 20 de maio de 1917, em 
bom formato de seis colunas, com quatro paginas. Redato-
res principals — Anibal Fernandes (secretario), Baltazar 
Pereira, Aristarco Lopes e Gervasio Fioravanti; redatores 
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auxiliares — Umberto Carneiro, Antonio Martins Filho, Jose 
Borba Filho e Luis dos Santos Leite; gerente — Tome Alves 
Aroxa. Redagao e oficina a rua 15 de novembro (atual do 
Imperador Pedro II) n° 295. Assinatura anual — 24$000; 
para fora da capital — 28S000; para o exterior — 36$000, e 
respectivas fragoes quanto ao semestre e ao tr imestre. 

Apresentou o seguinte programa: "Com a publicagao do 
seu primeiro numero, vem alistar-se A Ordem na imprensa 
indigena, prestando a causa publica e aos interesses coleti-
vos de Pernambuco o seu modesto concurso. Conforme indi-
ca o seu nome de batismo, A Ordem nao pretende as pole-
micas estereis e irritantes do partidarismo local, nao aceita 
discussoes violentas e apaixonadas dos jornalistas exaltados 
ou ressentidos que fazem das proprias conveniencias a sua 
bandeira de combate. 

"Nem o instante grave da politica internacional, a pesar 
como uma atmosfera de chumbo sobre os nossos destines, 
nem a delicadeza do momento na politica interna, a carecer 
de energia serena dos seus chefes, aconselhariam programa 
diverse e outra diretriz. 

"A Ordem sera, entretanto, um orgao de defesa as clas
ses ativas do Estado, nas suas boas relagoes com o poder 
publico entregue aos preceitos severos do atual governo, com 
a orientagao sadia e republicana que todos Ihe reconhecem. 
Os divergentes atuais dessa politica, bem pouco justos e pon-
derados nos seus ataques, nao encontrarao de nossa parte 
nenhum rancor, nenhum proposito de ofender os seus me-
lindres e as suas predilegoes. 

"Visaremos, de preferencia, a defesa das normas e dos 
principles e, quando, em meio da luta, tivermos de revidar, 
ainda assim buscaremos sempre o relevo dos fatos para tor-
na-los bem claros a luz das consciencias bem formadas, por-
que estamos certos de que eles serao, em todo o tempo, a 
maior defesa da administracao vigente. Os ataques de ori-
gem suspeita a essa administragao, na faina ingloria de 
maldizer, ainda nao Ihe conseguiram marear o brilho, apesar 
da insistencia calculada. Para rebate-los, nao sera grande 
o nosso esforco, que se limitara, muitas vezes, a um simples 
apelo ao bom senso dos homens de trabalho. Porque sera 
sobretudo a estes que nos dirigiremos, auscultando as suas 
necessidades, fazendo de sua defesa o evangelho de nossas 
crengas e pedindo, ao mesmo tempo, o seu apoio moral e 
material a nossa cruzada de pioneiros humildes, porem re-
solutos e destemidos. 
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"Com esse programa, A Ordem cuidara dos interesses do 
campo, dos problemas agricolas e industrials, que hao de 
fazer, estimulados e resolvidos pelo comercio, a nossa rique-
za e a nossa independencla economlca". 

Variando a quantidade de paginas entre quatro, sels e 
oito, seguiu-se a publicagao, inserindo, na prlmelra, editorial, 
sueltos, parte do noticiario e servigo telegrafico. Nas seguin-
tes, a par de anuncios, vinham: a novela de costumes "Ma
dame Sousa", por Umberto Carneiro; a cronica ligeira "Os 
dias se passam", da autoria de Y.; as vezes, "Cartas de Lon-
dres"; "Topicos da vespera"; satiras e humorismo em prosa 
e verso, sem assinatura; a "Cronica dos fatos", de L. Bar-
reto, e colaboracao esporadica de Agamenon Magalhaes, Nes
tor Diogenes, B. E. Peixoto, Fernando Griz, Horacio Salda-
nha, Osorio Borba, com os "Arabescos"; Araujo Filho, etc. 

Orgao oficioso do governo de Manuel Borba, passou, no 
mes seguinte, a atacar os jornais da oposigao, acusando, a 
25 de junho, a "perniciosa educagao dantista, em que essa 
gente cresceu e tomou vulto", pondo-se, "com um vocabu-
lario pouco decente na ponta da lingua, a morder e a inju-
riar, num diapasao que vai crescendo e se intensificando dia 
a dia". Defendeu, igualmente, o Ministro da Agricultura, 
Jose Rufino Bezerra Cavalcanti, alvo de criticas da imprensa 
contraria . 

A 26 de julho denunciava-se, em suelto, o preparo de 
um ataque a oficina d'A Ordem, o qual nao chegou a con-
cretizar-se. Na mesma data apareceu a secao "Cronica Ele
gante", das tergas-feiras, "um canto de jornal, onde sera es-
pecialmente t ratada a Elegancia em suas manifestacSes mais 
flagrantes, quer como elemento educativo de bom gosto, quer 
mesmo como fator de moral social, pois as boas agoes sao 
sempre belas". Constava de notas literarias, assuntos da 
moda, "Alfinetadas", variedades, pensamentos, cronica de 
Juvenilha de Castro, poesias de Emanuel de Albuquerque, 
Jose Campelo, Osorio Borba, Oliveira e Silva e Dulce Celeste; 
trabalhos em prosa de Lucilo Varejao, Celio Meira (1) e 
outros. 

(1) O anagrama Celio Meira, de Ceciliano de Oliveira Melo, vigorou, 
como assinatura, desde seu ingresso na vida jornalistica, o que aconteceu 
em 1908, na Vitoria de Santo Antao, cidade onde tomou conhecimento do 
mundo . Tornou-se tao conhecido dos leitores e dos letrados, atrav^s de 
intensa colaboragao na imprensa pernambucana, que resolveu, em carater 
legal, adicionar o anagrama ao nome. Assim § que, embora mantido o 
Celio Meira nas cronicas que ainda hoje vem divulgando na imprensa, 
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Novo folhetim comegou a ser divulgado a 14 de agosto, 
sob o titulo "Noite de tentagao", de Vitoria Cross, t raduzido 
do ingles por Americo R. Neto, admitido como redator . 

Continuavam, por outro lado, as dissengoes, de carater 
politico, na imprensa, vendo-se A Ordem a deblaterar contra 
o Jornal do Recife, A Provincia e A Lucta. 

"Opinioes de uma senhora" foi uma das interessantes 
segoes do ultimo trimestre de 1917, assinada por Livina das 
Dores (pseudonlmo de Jader de Andrade) , enquanto Samuel 
Martins publicava poesias quase diariamente, sendo outros 
colaboradores desse periodo J . Andrade, L. T . e S. F . (Sa-
lomao Filgueira), este ultimo signatario das secoes "Ramer-
rao" e "Impressoes de reporter" . 

Ao iniciar-se 1918, em virtude de deliberagao da Comis-
sao Executiva do Part ido Republicano Democrata, passou a 
figurar no cabecalho Turiano Campelo como diretor, exclui-
dos OS nomes dos redatores principals. Novo colaborador — 
Dioclecio Dantas Duar te . No mes seguinte tornava-se orgao 
ostensivo do Partido, e seu formato foi alterado para sete 
colunas, com dois centimetres a mais de a l tu ra . 

Intensificaram-se os ataques, cada vez mais ferinos, aos 
jornais da oposicao, sendo visados, diariamente, sobretudo, 
Osvaldo Machado, do Jornal do Recife, chamado de "creti-
no", "mentiroso", "fuso doido", "mofina", "cinico", e tc . , e 
Gongalves Maia, d'A Provincia, "caluniador e ignorante", 
conforme titulo de um artigo de 15 de fevereiro. 

Ocupando-se mais de politica que de outros assuntos, a 
folha republicano-democrata logo suspendeu a pagina dedi-
cada a "Cronica Elegante". Surgiu, em abril, a segao "Repi-
ques", em versos, assinada por Herculano, da qual vai abaixo 
uma amostra: 

"Osvaldo, Gongalves Maia, * 
Que parelha! Que casal! 
Um, de casaco, e o Jornal, 
Outro e A Provincia de saia. 

O amo de Osvaldo e Lulu; 
Diniz, de Maia, e o senhor, 

passou a assinar-se, nos papeis oficiais, desde 2 de abril de 1951, Ceciliano 
Celio Meira de Oliveira Melo, conforme assentamento em livro do Carto-
rio de Manuel de Holanda Cavalcanti, tabeliao e escritor da terra das 
Tabocas. 
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E ambos, tratados por tu, 
Sao p a g o s . . . pra descompor". 

A Ordem veio a dedicar ponderavel espago ao noticiario 
do interior do Estado, sob a epigrafe "Pelos Municipios", e, 
bem assim, ao movimento teatra l . Aos domingos, o novo 
redator Luis Cedro assinava artigos de rodape, no que foi 
substituido, no periodo de setembro a dezembro, pela "Croni-
ca", de Jose Campelo. 

No dia 21 de setembro de 1918, em comentario sobre o 
I Congresso Nacional de Jornalistas, realizado no Rio de Ja
neiro, escreveu o editorialista que, "entre as inumeraveis 
propostas submetidas a debate, naquela reuniao de loquazes 
e fogosos profissionais", sobressaiu a voz de Mario Melo, 
"aventando a ideia de um apelo a imprensa pernambucana 
para abandonar o terreno das paixoes pessoais, que tanto a 
deprime". Acentuou que foram as melhores possiveis as in-
tengoes do entao redator do Diario de Pernambuco, como 
delegado junto ao conclave. Entretanto, nao era possivel 
"conseguir a conciliacao e harmonia entre os jornalistas des-
ta calida e gloriosa terra, porquanto bem se conhece o tem-
peramento, a idiosincrasia, as manhas, os sestros e habitos 
dos folicularios da oposicao". 

Um dos redatores do diario era, entao, Agamenon Maga-
Ihaes, enquanto Galvao Raposo fazia o noticiario. Outros 
auxiliares da redacao: Joaquim Carvalho, Clodomiro de Oli-
veira (2), Romualdo Silva, que usava o pseudonimo Petronio; 
Amaro Abdon e Alfredo Duarte Filho. Um dos revisores era 
Paulo de Oliveira, e Crayon, ou seja, Abelardo Maia, firma-
va caricaturas. Colaboracao esporadica de Mario Melo. 

(2) A noticia a seguir revela a existencia, a epoca, de um bureau de 
registo de reporteres na Repartigao Central de Polfcia do Estado. Consta 
do Jornal Pequeno de 31 de maio de 1917: 

"O desembargador Antonio Guimaraes, chefe de pollcia, em data de 
ontem, deferiu a petigao dos reporteres Romualdo Domingues da Silva, 
Clodomiro de Oliveira e Osorio Borba, este do Diario de Pernambuco e 
aqueles d'A Ordem, que solicitaram carteira de identidade, com valor de 
folha corrida e fe publica, identica as concedidas aos seus colegas ja iden-
tificados. Ontem mesmo foram eles identiiicados no respectivo gabinete". 

Ja antes, segundo o mesmo vespertine, edigao de 16 de abril, tinham 
solicitado concessao de "cadernetas de identificagao, a fim de facilitar o 
exercicio de sua profissao", os reporteres Guilherme de Araujo, Luis San
tos Leite, Oscar Melo, Joao Abrantes Pinheiro, Baltazar de Oliveira, Nel
son Firmo, Nicomedes Hartman e Jose Neri de Sousa Filho. Conseguiram, 
ate, dispense de emolumentos, "sob o fundamento de que, servindo eles 
a causa publica e sendo sobretudo auxiliares indiretos da policia", mere-
ciam "esse favor, alias obtido pelos seus colegas do sul do pais". 
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A escassez de papel obrigou o matut ino a voltar ao anti-
go formato de seis colunas a 23 de setembro, fazendo-o mes-
mo deixar de circular de 11 de outubi-o a 14 de novembro. 
A.0 reaparecer, dizia uma nota redacional que a demora fora 
ocasionada pelas dificuldades na aquisigao de papel e, ainda, 
pela epidemia da Influenza Espanhola, que t inha atingido 
quase todo o pessoal em servigo. Voltava, entretanto, "com 
a mesma direcao, sob a mesma bandeira, abragada aos mes-
mos princlpios". A 17 de dezembro tornou a adotar o ior-
mato de sete colunas. E permanecia a linguagem violentis-
sima contra os jornais da oposigao, chegando a dar o titulo 
de "Imprensa cachorra" a longo artigo da edigao do dia ?9, 
contra A Provincia, que findou com a expressao "Cadelissi-
ma imprensa!" Enquanto isto, as quadras da segao "Barre-
tilhas", assinadas por D'Antas (pseudonimo de Araujo Filho), 
ridicularizavam os joi'nalistas adversaries. 

No ultimo trimestre, A Ordem passara a focalizar a esta-
gao balnearia, dedicando espaco diario a insergao de repor-
tagens da praia, cronicas e poesias. 

A partir de Janeiro de 1919 publicavam-se perfis em ver
sos de Max Linder, sob o titulo "Floroes"; rodapes de Carlos 
Malheiros Dias; artigos de Agostinho da Silva, alem da mate
ria comum, constituida de noticiario, "Notas avulsas", infor-
magoes gerais, comentarios, politicos ou nao, e boa parte de 
publicidade comercial. 

A Ordem, que era composta em linotipo e impressa em 
maquina Marinoni, circulou ate o dia 20 de margo de 1919. 
(Bib. Pub. Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe . ) . 

1918 

MODERNO-JORNAL — Diario de Literatura, Elegancias 
e Variedades, editado por Liborio & Riedel, para os frequen-
tadores do Teatro Moderno — O n° 1, ano I, circulou a 13 
de maio de 1918, em formato de 25 x 20, com quatro paginas 
de duas colunas. Diregao de Aladio Amaral, imprimindo-se 
na Tipografia Minerva, si tuada a rua da Praia n^ 112, ai 
funcionando a redagao, depois transferida para a rua Duque 
de Caxias n° 111, I*' andar . 

A par da programagao de filmes, narrat ivas cinemato-
graficas e programa diario da orquestra do salao de espera, 
o pequeno orgao inseria contos rapidos, excertos literarios, 
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poesias, anedotas e "O dia elegante". Com tiragem decla-
rada de dois mil exemplares, distribula-se aos portadores de 
ingressos para o cine-teatro mencionado. 

Seguiu-se a publicagao ate o n^ 141, de 30 de setembro, 
o que consta do primeiro volume manuseado. O segundo, de 
igual porte, reune comprovantes a part ir de 1920, sem que 
tivesse deixado de circular no ano anterior, verificando-se, 
atraves da colegao lacunosa, que foram distribuidas 1071 
edigoes ate 19 de marco de 1922, data da ul t ima encontrada 
(Arq. de J . Scares) . 

O DEMOCRATA — Formato grande, com duas unicas 
paginas a seis colunas de composicao, surgiu no dia 10 de 
setembro de 1918. Redagao e oficina a rua Marques do Her-
val (hoje, rua da Concordia) n° 452, onde t inha sido im-
pressa A Lucta . Diregao de Jose Manuel do Rego Barros, 
igualmente gerente; redator-chefe —• Oscar Brandao; reda-
tores — Monte Sobrinho e Anibal Cruz Ribeiro. Assinatura 
anual — 28S000; semestre — 14S000. Niimero avulso — $100; 
atrasado — S200. 

Bastante extenso, o artigo de apresentagao, assinado pelo 
redator-chefe, cujo retrato, em duas colunas, figurava ao cen
tre, comegou assim: "O Democrata e o jornal do povo. Nasce 
numa terra e numa epoca em que os direitos e as liberdades 
do cidadao vivem postergados pelo despotismo de um governo 
maldito e impatriotico". 

Era o "clamor das classes laboriosas"; o "brado de in-
dignacao dos filhos humildes do trabalho"; o "grito de re-
volta dos que estao ameacados de estrangulamento"; o "alar-
ma da familia contra o despudor"; a "explosao do odio de 
uma sociedade inteira"; o "camartelo da critica"; "latego"; 
"bandeira"; "coro unanime de vozes" do povo pernambucano 
"pedindo vinganca", sobretudo, "contra o vandalismo poli
cial". 

Tal a l inguagem com que iniciava intense combate a 
administragao de Manuel Borba, frisando: "O seu lema e 
reagir contra o governo que nos infelicita e degrada, em 
nome de um direito sagrado -— o da legitima defesa do povo. 
A sua religiao — o amor da patria, a grandeza de Pernam-
buco. O seu idolo — Dantas Barreto" . 

Assim encetou sua Jornada o corajoso orgao diario, cuja 
materia se constituia de artigos politicos dos redatores, em 
estilo panfletario, menos o derradeiro deles, que firmava 
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sonetos e coletava noticias; outros de Inacio Borba e H. 
Menon, ambos do mesmo modo violentissimos no ataque ao 
situacionismo; comentarios gerais e servigo telegrafico. 

So foi possivel avistar exemplares d'O Democrata ate o 
n° 8, de setembro (arquivados na biblioteca do DPHAN (1) 
do Recife) e o n° 11, pertencente ao colecionador particular 
Eduardo Custodio da Silva, de Olinda. 

Entretanto, a publicacao prosseguiu. Tendo deixado de 
circular a partir de 7 de outubro, em consequencia da epide-
mia da Influenza Espanhola, so retornaria (conforme decla-
rou Oscar Brandao, no dia 12, ao Jornal do Recife, edigao 
vespertina) dentro de mais oito dias, por motivo de reforma 
do material tipografico. Nao retornou jamais. 

O INTRANSIGENTE — orgao de Livre Opiniao — Come-
gou a publicar-se no dia 7 de dezembro de 1918, em formato 
grande, seis colunas de composigao, com oito paginas. Dire-
tor — Osvaldo Machado; gerente — Livino da Silveira Lins. 
Tabela de assinaturas: ano — 28S000; semestre — 16S000; 
trimestre — lOSOOO. Prego do exemplar —• 100 reis. Redagao 
e oficina: rua Marques do Herval (hoje, da Concordia) n° 
452; escritorio comercial: rua Larga do Rosario n° 232. Pu-
blicagao diaria, sem interrupgao de nenhum dia da semana. 

Combativo, mas apartidario, do seu artigo-programa 
constou 0 topico inicial a seguir: "Poderiamos, sem que ne-
cessidade tivessemos de tracejar programa, iniciar a nossa 
travessia nos mares revoltos da imprensa, pois que o nosso 
diretor tern opinioes definidas, afirmadas energicamente, de-
sabaladamente, dispensando, portanto, este artigo de apre-
sentagao d'O Intransigente, deste jornal que, apenas, ira tra-
balhar pelas liberdades publicas, oferecendo resistencia deci-
dida a todas as violencias, desmandos e ilegalidades, onde 
quer que elas surjam. E, assim, O Intransigente um jornal 
do povo e para o povo e com seu favor conta para que possa 
honrar o compromisso que toma neste instante, jamais dele 
fugindo nas mais terrlveis e perigosas emergencias. 

"Energico sem violencias, nao duvidara vergastar os que 
nao souberam ou nao quiseram ficar adstritos aos ditames 
da lei e das virtudes republicanas, preferindo assim incorrer 
nas iras dos potentados, quaisquer que sejam eles, a permi-

(1) O acervo de jornais antigos constante da biblioteca do Depar-
tamento do Patrimonio Hislorico e Artistico Nacional (segao de Pernam-
buco) foi-lhe transferido, comercialmente, pela familia Cezario Nobre. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO I 3 9 

tir que uma mancha avilte a bandeira ora desfraldada, va-
lendo o seu titulo como um grito de guerra contra os que 
pra t icam felonias contra o povo". 

Materia varlada e bem distrlbuida, incluia servigo tele-
grafico, folhetim e as ja famosas "Cartas sem selo" (4^ se-
rie) , de Mario d'Aguilar (Osvaldo Machado), com boa parte 
de anuncios . A secao de versos humoristicos "Pimentoes" 
iniciou com a seguinte quadra: 

"D. Fuas e D . Fuinhas, 
Dois cidadaos de valor, 
Botam de fora as carinhas 
Pa ra saudar o leitor. . ." 

Ao fim do mes, porem, foram substituidos por O. Pires 
de Molho (pseudonimo de Esdras Far ias) , cuja segao, inti tu-
lada "Malaguetas", permaneceu. 

A combatividade d'O Intransigents comegou logo atra-
ves de severas criticas a administracao do Governador Ma
nuel Borba e a do prefeito Morals Rego, em artigos, sueltos 
e notas ligeiras, alem das "Bichas chinesas", de satira e ri-
diculo. 

A 1° de Janeiro de 1919, um cliche do general Dantas 
Barreto "iluminava", segundo a legenda, quase metade da 
primeira pagina, repetido no dia seguinte, fazendo o levan-
tamento da sua candidatura a Presidencia da Republica. 

Comecou dai o rasga-rasga retratos do General, pela 
policia, que dissolvia manifestacoes populares com tiroteios 
e cavalaria, chegando a quebrar a facao, acintosamente, um 
quadro colocado na fachada da redagao d'O Intransigente, 
porque exibia a efigie daquele politico. De outra vez, poli-
ciais rasgaram, a sabre, um prospecto colado a porta da re-
dacao, em que havia, apenas, a frase: "O direito e a garant ia 
da ordem". 

Com a chegada ao Recife do Senador Jose Bezerra, a 15 
de Janeiro, abriu-se a luta pela sucessao governamental, sen-
do ele indicado pelo situacionismo. Elementos dantis tas 
passaram a exercer represalias, rasgando retratos do candi-
dato oficial, pregados nas paredes e nos postes, e substituin-
do-os pelos de Dantas (1 ) . 

(!) Numa dcssas ocasioes foi preso o poeta Austro Costa, redator do 
Jornal do Recife e exaltado dantista. Metido no xadres, estupidamente. 
logo depois obteve liberdade, por ordem pessoal do chefe de policia, de-
sembargador Antonio da Silva Guimaraes. 
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' Todos esses fatos forneciam boa materia aos comenta-
ristas do jornal, para ataques ao "nefasto" governo de 
Borba. 

A 20 de fevereiro, longo artigo denunciava que tres ser-
vigais do governo premeditavam acabar com O Intransigente, 
por causa de certas referencias feitas, em suas colunas, ao 
"delfim do dr. Chefe de Policia", a proposito dum meeting 
realizado tres dias antes e terminado a bala. 

No mes seguinte, dia 2, o Partido Republicano Demo-
crata, chefiado por Dantas Barreto, indicava o nome de Epi-
tacio Pessoa a sucessao presidencial, sendo o general indica-
do, depois, candidato ao governo do Estado. 

Repelindo acusagoes do diretor do Diario de Pernambuco, 
escreveu, no dia 12, o editorialista d'O Intransigente: "Nao 
nos confunda o dr. Carlos Lira com S. S. e veja a diferenga 
que existe entre jornalistas que se batem por principios e 
jornaleiros que lutam por homens e interesses sordidos". 

Ainda no mes referido encetava campanha contra o 
Maximalismo, doutrina do "falso socialismo" que se vinha 
disseminando pelo Brasil. O comentarista chamava a aten-
5^0 do Chefe de Policia para a noticia de que se pretendia 
fundar, no Recife, um jornal destinado a difundir as ideias 
maximalistas, originarias da Russia bolchevista. 

No fim do mes foi preso e injuriado, em Garanhuns, J. 
M. Borges Junior, que la se achava em missao economica d' 
O Intransigente. 

Enquanto isto, o vibrante orgao vinha divulgando, aos 
domingos, duas colunas de Literatura, ampliadas, meses de
pois, para cinco, sob o titulo "Artes, Literatura, Elegancias", 
trazendo a "Cronica da Moda", "Boulevard das Elegancias", 
perfis femininos ilustrados ("Flores da Terra") e outros tra-
balhos assinados por Esdras Farias (que foi o mais fecundo 
colaborador, em prosa e verso, inclusive usando o pseudoni-
mo Gentil Amado); por Lucia de Castro, Mateus de Albu
querque, Lea d'Asc, Vitoria Regia, Foscarini, Girofle, Pintas-
silgo, Loris, Hermogenes Viana, Mario Rodrigues, Arnaldo 
Lopes, etc. 

As edigoes, que desciam, certas vezes, ate quatro pagi-
nas, variavam, indo ate o maximo de dez. 

O corpo redacional, desfalcado, em margo, de Genesio 
Vilela, achava-se assim constituido: secretario — Adalberto 
Camargo, signatario de excelentes artigos politicos; redato-
res — Arnaldo Lopes, Bentes de Miranda e Hermogenes Via
na; auxiliares — Esdras Farias e Manuel Gouveia Cavalcan-
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ti; reporteres — Raimundo Diniz e Godofredo de Medeiros. 
Renato Aragao, assiduo colaborador, comegou firmando 

a segao "Currente calamo", transformada, apos, em "Comen-
tarios", para, no ano seguinte, substitui-los por cronicas 
politicas. 

Desde o langamento da candidatura Dantas Barreto ao 
governo do Estado, exibia-se um desenho a bico-de-pena, de 
uma coluna, com a legenda "Ecce Homo". E a 12 de julho, 
dia da chegada festiva do General, alem do editorial, cliche 
em tres colunas e noticiario, inseriu artigos ou sonetos assi-
nados por todo o pessoal da redagao, sobre a personalidade 
de S. Ex^. 

Amenizando a aridez dos assuntos politicos e adminis-
trativos, a redagao nao se descurava da parte social. Assim 
e que a 19 de julho procedeu a entrega solene de uma meda-
Iha de ouro, cravejada de brilhantes, ofertada a senhorinha 
Irene Gomes de Matos, vencedora do "Concurso Chic". 

Logo mais, verificada a edi^ao de 10 de agosto, cresceu 
um pouco a estatura do jornal, reiniciando as segoes "Re-
creio Infantil", "Portugal de hoje", pouco assidua, e "De 
toda parte", melhorando a segao comercial e outras . 

Enquanto isto, prosseguia a propaganda da candidatura 
Dantas Barreto, que culminou com o famoso comicio da En-
cruzilhada, no decorrer do qual estaria planejado o assas-
sinio de Osvaldo Machado, um dos oradores, que, entretanto, 
saiu ileso do tiroteio havido. Ocorreram mortos e feridos, 
contando-se entre os ultimos o jornalista Joao Barreto de 
Meneses. 

O acontecimento fez intensificar a campanha anti-bor-
bista d'O Intransigente, cujos editorials, nos dias subsequen-
tes, vinham intitulados: "O cangaceirismo oficial", "A fera 
enjaulada", "O Cairn pernambucano", etc. 

Finalmente, realizaram-se as eleigoes no dia 18 e, uma 
semana depois, virtualmente conhecido o respectivo resul-
tado, o jornal inseria, a 26, um comentario intitulado "Aqui 
nao se passa!", aconselhando esse slogan ao povo, para evi-
tar que o candidate eleito nas urnas, Jose Rufino Bezerra 
Cavalcanti, galgasse o poder. 

Dias antes, o gerente da empresa foi substituido por Jose 
Clementino. Por sua vez, afastara-se o redator Raimundo 
Diniz. Findaram as "Malaguetas", sendo substituidas por 
"Isto e aquilo. . .", tambem de versos humoristicos, de Ze da 
Rua (Esdras Farias) , as vezes longos, em rodape. Ainda no 
fim de agosto vieram os "Comentarios", de Simplicio da 
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Porciuncula. Guiseppe Fasanaro assinava longas cronicas 
da Italia, e Hermogenes Viana criou a segao de comentarios 
"Gotas", usando o pseudonimo Jorge d'Areosa. 

Passada a efervescencia politica que precedeu as eleigoes, 
O Intransigente tratou de ocupar-se, nos editorials, de as-
suntos variados, criticando, vez por outra, em sueltos, a 
administragao estadual, na expectativa da posse do novo ocu-
pante da cural governamental. Por outro lado, intensificou 
as segoes: "Recreio Infantil", as tergas-feiras; "Cidade Ve-
nusta" (Olinda), as quintas; "Arte do Silencio", aos sabados, 
e "Artes, Literatura, Elegancias", aos domingos, ocupando, 
cada uma, aproximadamente, uma pagina, todas ilustradas. 

Transferida a redacao e oficina para a rua 15 de No-
vembro (atual do Imperador) n" 259, a folha esteve sus-
pensa de 29 de outubro a 3 de novembro, voltando com o 
nome do gerente substituido, no cabecalho, por Quintino 
Paes Barreto. 

A 7 de dezembro, edigao de apenas 10 paginas (7 de 
anuncios), O Intransigente comemorou seu primeiro aniver-
sario, inserindo bem elaborado editorial, em que dizia: "Nao 
somos politicos, mas nem porisso abdicamos de nosso direito 
de critica aos atqs do governo, por isso mesmo que pensa-
mos que o exercicio incondieional da autoridade, na expres-
sao de um grande publicista, produz sempre o enfraqueci-
mento do carater nacional, como esta sucedendo neste pais. 
Dai a nossa atitude de combate desabalado em certas oca-
sioes, sendo a nossa linguagem candente, quer ferroteando 
OS desmandos do poder, quer espostejando as gates socials. 
Em qualquer dos casos, a nota primacial do nosso procedi-
mento e a sinceridade, e a franqueza, nao agindo nunca 
levados por sentimentos bastardos. Assim somos e assim 
seremos, orgulhosos do amor dos pequeninos, dos persegui-
dos, dos que tem fome e sede de justiga, visto que O Intran
sigente jamais deixou de esposar as causas nobres com a 
ienergia e o destemor tantas vezes atestados nas pugnas em 
que se tem empenhado". 

Carlos de Almogavar iniciou, a 21 de dezembro, uma 
segao de comentarios, sob o titulo geral "Sustenidos e be-
mois", e a 27 comecou a serie de longos artigos redacionais 
"O discurso de S. Ex^., em que, durante uma semana, fo-
ram analisadas as palavras e promessas do governador Jose 
Bezerra, pronunciadas ao assumir as redeas do poder. 

Novamente o gerente da empresa foi substituido, a 5 
de fevereiro de 1920, assumindo o cargo Horacio B. de Car-
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valho. No mes seguinte, retirava-se o redator-secretario, fun-
gao que foi entregue a Hermogenes Viana. Cruz Ribei-
ro vinha atuando como redator policial e Natanael Farias 
feito revisor. 

As "Cartas Sem Selo", que se achavam suspensas, fo-
ram restabelecidas — 5^ serie — a partir de 26 de fevereiro. 
Surgiram novas segoes e novos colaboradores, como Alexan
dre Grego, Silvio da Selva, Austro Costa, Mariano Lemos, 
Fray-Mocho, Malazarte, Joao Ninguem, etc. 

O Intransigente terminou sua existencia sossegadamen-
te, com a edigao de 20 (*) de junho de 1920, para fundir-se, 
dois dias apos, com A Noite (Bib. Pub. Est. e Bib. Fac. Dir. 
UFPe.) . 

1919 

JORNAL DO COMMERCIO (1) — "Diario da manha, 
dedicado aos interesses das classes conservadoras e do Estado 
em geral", comecou a circular no dia 3 de abril (2) de 1919, 
fazendo, inicialmente, a propaganda da candidatura Epita-
cio Pessoa a Presidencia da Republica. Propriedade de Joao 
Pessoa de Queiroz; diretor — Salomao Filgueira; redator-
chefe — Odilon Nestor; redator-secretario — Manuel da 
Silva Lobato; redator — Francisco Pessoa de Queiroz; ge-
rente — Otavio Jaborandi de Morals. Redagao e oficina 
na rua 15 de Novembro (atual do Imperador Pedro II) n° 
295. Formato grande e atraente aspecto material, compos-
to em Linotipos Mergenthaler e impresso em Marinoni de 
reagao, apareceu com doze paginas, ao prego de 100 reis o 

(•) Nao a do dia 19, conforme consta da relagao de Sebastiao Galvao, 
no seu "Dicionario". 

(1) O pr imeiro Jornal do Commercio do Recife foi um t r issemanar io 
de Inacio Bento de Loiola, que circulou de 1856 a 1858. Depois, em 1872, 
surgiu, com o mesmo titulo, um semanar io da Associagao dos Guarda-
Livros de Pernambuco , so vivendo seis meses . O terceiro foi um orgao 
"do comercio e da lavoura", que se apresentou como diario, a 20 de agosto 
de 1889, mas nunca saiu o segundo ni imero. O quar to , rea lmente diario, 
deu 58 edigoes, apenas, em 1892. O pr imeiro Jornal do Commercio do 
a tual seculo apareceu em junho de 1908, na qual idade de semanario, mas 
so exist iu pelo espago de dois meses. O segundo foi o que Jose I r ineu 
de Sousa editou em 1914, dele saindo unicamente dois numeros . 

(2) E r rando sempre, Sebastiao Galvao ("Dicionario Corografico, His-
t6rico e Estatistico de Pernambuco") registou a data de 2 de abr i l . 



1 4 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

exemplar. Assinaturas: ano — 283000; semestre — 15$000. 
Lia-se no editorial de abertura, sob o t i tulo "Nosso pro-

grama": "Inicia hoje a sua publicagao o Jornal do Commer-
cio, que, como o seu proprio nome o indica, destina-se a 
defesa dos interesses das classes conservadoras neste largo 
pedago da terra brasileira. Em verdade, nao e apenas como 
um recurso de retorica banal , a falta de melhor a rgumento , 
que o abandono do Norte vem proporcionando mil variagoes, 
ha que tempo!, ao discurso, ao livro, a conferencia, ao ensaio 
literario ou cientifico, enfim, a todas as manifestagoes dos 
seus filhos. O abandono do Norte e um fato t an to mais 
lamentavel quanto sabemos a proporgao de energia e esfor-
go com que concorremos para o progresso geral do Brasil. 
E so agora e que vemos, por um sucesso verdadeiramente 
extraordinario a cuja evidencia ainda nao nos afizemos, che-
gado o momento do desagravo com a escolha de um nort is ta 
eminente para a Presidencia da Republica. 

"Trabalhar pelo Norte — eis, pois, um formoso e logico 
programa para um jornal do Norte. Formoso, mas arduo 
e exaustivo. Porque, e uma infinidade de problemas que se 
nos antolham a exigir amparo decidido e destemeroso. Em 
o numero destes se impoem antes de mais nada os que se 
referem as classes conservadoras, que sao, a nosso ver, a base 
primeira da civilizagao de um povo. Sem elas nao ha esti-
mulo, nao ha expansao e nao ha riqueza. Em todas as cida-
des organizadas estao elas a reclamar os cuidados precipuos 
dos estadistas e dirigentes. E nao ficam muito longe da ver
dade OS sociologos que veem as origens do formidavel d rama 
da Grande Guerra na competencia economica universal" . 

Mais adiante, salientava o articulista: "Nos propugnare-
mos, ainda, pelo progresso do Norte nas artes, nas ciencias 
e nas letras, em todos os ramos da atividade social, em suma. 
Jornal do povo, estaremos ao lado do ar t is ta e do proletarlo, 
da gente humilde, do nosso desditoso t rabalhador rural , tao 
deslembrado na sua miseria. E visamos tambem o sanea-
mento do nosso meio politico dos males que o assoberbam 
no momento com as consequencias mais funestas para o 
Norte e Pernambuco em par t icular . A nossa terra, tao rica 
em tradigoes democraticas, bergo e baluarte de todas as aspi-
ragoes da liberdade no Brasil, apresenta o espetaculo de uma 
Babel em que, evidentemente, estamos a pique de tresvariar 
a forga de nos nao entendermos. Onde os partidos organi-
zados prat icando e honrando o regime? Ha um certo nu-
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mero de grupos desarvorados. Ha meia-duzia de individua-
lidades, mediocres na sua maioria, olhando so o proprio bem-
estar e triunfando quase sempre no choque dos apetites de-
sapoderados. Nota-se um desprezo absoluto pelas mais come-
zlnhas normas republicanas". 

Concluindo: "Serias dissengoes dividem a familia per-
nambucana . Sente-se um malestar-geral, um verdadeiro 
desalento na Incerteza dos dias que nos esperam. Na medida 
de nossas forgas faremos o possivel para que o mal desapa-
rega, indicando os meios que melhores nos parecerem de 
consegui-lo. de modo que se faga a indispensavel harmonia 
e o velho Leao do Norte, fortalecido, volte a fazer ouvir a 
sua poderosa voz no seio da Federagao. 

"Isto nao quer dizer que descuremos das grandes causas 
nacionais. Por muito que clame o ceticismo que tudo devasta 
e nada constroi, cada vez mais nos convencemos de que a 
nossa patria e a mais bela do mundo. E, como tal, estare-
mos sempre prontos a bem ama-la e servi-la". 

Abrindo o Expediente, vinha a nota: "Os assinantes e 
anunciantes d'A Ordem, cujo ativo adquiriu o Jornal do 
Commercio, estao desobrigados de quaisquer compromissos, 
permitindo-se a diregao do Jornal firmar novos com aqueles 
que nisto aquiescerem, a partir do presente numero". 

Em quadro, no alto da terceira pagina, estampou, sob o 
titulo "Aos nossos colegas": "fi com a maior satisfagao que 
levamos ao conhecimento dos nossos colegas, que formam a 
imprensa desta terra, ser intengao do Jornal do Commercio 
manter a maior cordialidade e harmonia com todos, cujo 
auxilio e boa vontade solicita, para que, com essa coesao e 
OS mais proficuos esforgos, possamos elevar ao nivel das nos
sas aspiragoes a obra civilizadora do progresso de Pernam-
buco, representando, assim, dentro do pais, a grande forga 
que a Imprensa exerce no mundo inteiro". 

Apresentou materia variada, incluindo sueltos, corres-
pondencia especial da Paraiba, noticiario parlamentar, notas 
politicas, "Jornal da Praga" (na ultima coluna da 1^ pagina), 
informagoes telegraficas, "Noticias de Portugal", comentario 
internacional; entrevistas; "Correio de Paris", por Gil Bias; 
artigos de Daniel Carneiro e do padre Gambarra; "Bibliogra-
fia", "Repartigoes Publicas", informagoes militares, despor-
tos, notas forenses, "Registo Social", "Memorandum Comer-
cial", algumas paginas de anuncios e a "Biblioteca do Jornal 
do Commercio", que iniciou o romance "Mae e Rival", de 
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Emile Richebourg, publicado em forma de livro, para recor-
tar e encadernar. 

Na segunda pagina, abaixo do Expediente, comegava a 
segao "Dois dedos de prosa", a cargo de R. A. (Renato de 
Alencar), que escreveu, inaugurando-a: "Todo jornal, por 
mais sobrio e respeitavel, deve possuir, ainda que seja de 
dois dedos, um pouco de prosa amena e ligeira. Nesta coluna 
tem o leitor circunspecto e grave, ou o afavel e sorridente 
leitor, justamente o que procuravam (se e que procuravam): 
essa especie de prosa capaz de espantar os aborrecimentos 
que nos causam as coisas da vida. O autor destas linhas, 
que e um sujeito simples e despretensioso, se propoe a desa-
nuviar o enfarruscado semblante daqueles que o quiserem 
ler, confeigoando diariamente uma pilula perfunctoria e dl-
gestiva, uma pilula de dois dedos, dois dedinhos de prosa 
tao simples como ele, o autor" . 

Cronicas ligeiras, de alto sabor humoristico, os "Dois 
dedos de prosa" tiveram, porem, vida efemera, terminando 
na edigao do dia 22. 

Apos o primeiro numero do jornal, estabilizou-se em 
oito a quantidade de paginas. Circulava, tambem, as segun-
das-feiras, com aceitagao publica das mais lisonjeiras. Fo-
ram surgindo diferentes segoes, novos colaboradores e cor-
respondentes nos Estados e no interior pernambucano. Saiam 
sueltos assinados com as iniciais M. S . , 0 . , M . , R . M. e S . , 
so permanecendo, durante anos, a ultima, que escondia o 
nome do diretor Salomao Filgueira. "Brie a Brae" foi uma 
segao interessante de chistes e anedotas, sem assinatura, em 
que eram focalizados, em prosa e verso, homens e coisas da 
politica local. 

A 27 de abril, a edigao (doze paginas) foi dedicada a 
Paraiba, abrindo-a o "Esquisso de uma biografia", da lavra 
de Carlos Dias Fernandes, que se ocupou da personalidade 
de Epitacio Pessoa, eleito Presidente da Republica. No dia 
31 do mes seguinte, ocorreu a maior edigao: 16 paginas, de
dicada ao Rio Grande do Norte. Ja a part ir de 15 de maio 
vinha figurando tambem no cabegalho, na qualidade de re-
dator, o nome de Manuel Monteiro. 

Comegou, em junho, a anunciar premios de Natal "aos 
leitores, amigos e assinantes" que recortassem maior nume
ro de cupoes. Constavam de uma boneca e um velocipede. 
Outros premios — quatro relogios Omega — eram ofereci-
dos aos quatro gazeteiros que, ate a data do primeiro ani-
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versario do jornal, apresentassem maior numero de exem-
plares vendidos. 

Apareceu em julho a segao "Revista da Imprensa", cons-
tan te da transcrigao de excertos de cada um dos diarios da 
vespera, o que continuou ate recentemente. 

Nao tendo circulado de 26 a 28 do mencionado mes, re-
tornou no dia 29, quando inaugurou novas instalagoes no 
edificio da antiga Agenda Jornalistica Pernambucana (de 
Julio Agostinho Bezerra), a mesma rua, n° 346. 

Foram primeiros colaboradores: Faria Neves Sobrinho, 
Camuc6 Granja, Eugenio Samico, Austro Costa, Araujo Filho, 
Armando da Cunha, Manuel Arao, Fernando de Sa, Fernan-
des e Silva, Julio Pires Ferreira, Alfeu Domingues, Mucio 
Leao ("Cartas do Rio"), Oto Prazeres, Joao do Norte (pseu-
donimo de Gustavo Barroso) e Carlos Douro, os tres ultimos 
assinando cronicas procedentes de Paris, inclusive fazendo 
a cobertura da Conferencia da Paz. 

Agosto, mes de eleigoes governamentais, foi todo de agl-
tagao politica no Recife, com meetings, greves, depredagoes 
na Pernambuco Tramways, falta de luz, bondes paralisados, 
agressoes, desassossego e exemplares do Jornal do Commer-
cio rasgados, no bairro da Torre, por elementos da policia. 
Bern elaborados editorials, da pena de Odilon Nestor, verbe-
raram esses acontecimentos, acusando, indiretamente, o go-
verno de Manuel Borba e defendendo o operariado "pacifico 
e brando". 

Imparcial "em meio das competigoes dos partidos que 
se digladiavam", defendeu, em artigo do dia 16, o chefe de 
Policia, desembargador Antonio Guimaraes, atribuindo a res-
ponsabilidade das desordens a elemento "mais al tamente co-
locado". Concluiu concitando o magistrado a demitir-se, 
para nao ver "sogobrar o seu passado de homem de bem". 
No dia seguinte, salientava o articulista: "o governo que de-
terminou tudo isso tripudia sobre as nossas liberdades". 

Sob atmosfera de apreensoes, realizou-se, a 18 de agosto 
de 1919, o pleito que sagrou Jose Rufino Bezerra Cavalcanti 
governador do Estado. Dias depois, cessada a greve opera-
ria, tudo voltava a normalidade. 

Novos colaboradores foram admitidos nas colunas do 
matut ino, a salientar: Jose Maria Belo ("Do Rio"); Joao de 
Lourengo ("Bilhete Carioca"); Alfredo de Morais Coutinho 
("Entre o Sim e o Nao"), e Antonio Torres. A partir de 14 
de dezembro deixaram de figurar no cabegalho os nomes dos 
principals redatores e, a 1 de Janeiro de 1920, desapareceu o 
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do proprio diretor, permanecendo, apenas, o do proprietario. 
A 29 desse primeiro mes do ano o Jornal anunciou a 

ocorrencia de a larmante crise de papel, motivo pelo qual se 
via forgado a diminuir para quatro o numero de suas pagi-
nas, suprimindo umas segoes e restringindo out ras . Todavia, 
ja a 8 de fevereiro falava de "melhoramentos consideraveis, 
quer na sua parte material, quer na intelectual, desenvol-
vendo os atuais servigos e criando outros", apresentando, 
inicialmente, a colaboragao de "distinto escritor" carioca, 
oculto sob as iniciais I . S. Seguiram-se a serie "Endemias 
no Brasil", pelo dr. Dionisio Bentes de Miranda, e imensos 
artigos filosoficos do bacharel Jose Euclides. 

A atengao dos articulistas da redagao estava voltada 
para dois temas relevantes: a questao do agiicar e o caso dos 
navios ex-alemaes, enquanto o noticiario tqlegraflco abria 
colunas para o grande acontecimento da intervengao federal 
na Bahia. 

Impresso que vinha sendo nas oficinas do Jornal Pe-
queno, desde 1° de maio do ano anterior, uma vez que sua 
"Marinoni" se tornara insuficiente logo ao fim do primeiro 
mes, o Jornal do Commercio inaugurou, a 7 de margo de 
1920, com edigao de 16 paginas, poderosa "Duplex Tubular", 
capacitada "para t r in ta mil exemplares horarios", anuncian-
do: "Esta folha tern agora amplas possibilidades de ser um 
jornal moderno, correspondendo por inteiro as exigencias 
do publico ledor". 

A par de ligeira alteragao no formato, cuja estatura 
diminuiu tres centimetros, transferiu as "Informagoes Tele-
graficas" para a primeira pagina, em cinco colunas, esclare-
cendo: "Servigo da Agenda Americana e correspondentes 
especiais no Brasil e no estrangeiro — Cabos nacionais da 
Western e Radio". Nas duas colunas restantes nasceu a segao 
"Onibus", contendo calendario do dia e informagoes de emer-
gencia. Surgiram, mais, o "Conto dominical", de raro em 
raro, e "O vulto do dia", notas historicas transcri tas do "Di-
cionario Biografico Universal", ainda inedito, de Zeferino 
Galvao, ao passo que o "Jornal da Praga" passou a ocupar 
espago superior a meia pagina. O prego das assinaturas 
foi alterado para 30$000 e 16S000, por ano e semestre, res-
pectivamente. 

A partir da mesma data, admitiu uma serie de artigos 
do professor Joaquim Pimenta, subordinada ao titulo "A 
questao social e o Catolicismo", a proposito de umas confe-
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rencias quaresmais, sobre esse tema, pronunciadas pelo 
conego Jose Pereira Alves. fiste, no entanto , nao se ocu-
pou em rebater as objurgatorias do censor. Tomou a si a 
tarefa o lider catolico Barreto Campelo, quando ja publicado 
o decimo daqueles comentarios de critica, o que fez atraves 
das colunas do Jornal Pequeno e, concomitantemente, dos 
semanarios A Tribuna e a Gazeta, com a serie "Contradita a 
u m resumo de Emilio Bossi", titulo que adotou por enten-
der que os artigos de Pimenta "resumiam ou adap tavam" o 
livro "A Igreja e a Liberdade", do referido escritor. 

Travou-se, entao, elevada polemica, passando o mestre 
de Direito a dirigir-se, diretamente, "Ao dr. Barreto Cam
pelo", com semelhante titulo escrevendo t r in ta artigos, con
t r a vinte do emerito an tagonis ta . 

Teria ido mais longe o debate, segundo escreveria, mui-
tos anos depois, o autor dos "Retalhos do passado" (pagina 
210), se a diregao do Jornal do Commercio nao Ihe "tivesse 
devolvido, com uma car ta cheia de desculpas", os tres lilti-
mos ar t igos. 

J a as edigoes do diario variavam de oito a dezesseis pa-
ginas . Com este ult imo volume circulou a comemorativa do 
primeiro aniversario, no dia 3 de abril, sendo nove de aniin-
cios. A primeira pagina da edigao especial trazia o artigo 
"Um ano de luta", completada com cliches dos irmaos Pes-
soa de Queiroz (3), do diretor Salomao Filgueira, do redator-
chefe Odilon Nestor e uma montagem fotografica apresen-
tando cabeqalhos dos principals orgaos da imprensa de Per-
nambuco . Na terceira pagina viam-se cliches de funcionarios 
categorizados e do corpo redacional, assim constituido: reda-
tor-secretario — Caio Pereira, que substi tuira Silva Lobato 
apos OS dois primeiros meses de existencia do jornal; reda-
tores — Anisio Galvao e Manuel Monteiro; noticiarista — 
Mario Severo; chefe do servigo de t radugao de telegramas — 
Luis Moreira; grupo dos auxiliares da redagao e revisores — 
Mart ins Filho, Galvao Raposo, Otacilio Machado, Julio Gal
vao Cerquinho, Jose Firmo de Oliveira, Jose Neri de Sousa 
Filho e Odon Galvao; gerente — Otavio Jaborandi de Mo
rals; sub-gerente — Alexandrino da Silva; chefe do atelier 

(3) O irmao Francisco P. de Queiroz jk nao figurava, no cabegalho, 
como redator, fungao que, aliSs, jamais exercera efetivamente, absorvido 
por cargos mais importantes, tal o de secretario do tio Epitaclo Pessoa 
na Confergncia de Haia e na PresidSncia da Republica. 
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de gravuras — Jose Valeriano de Sousa; fotografo — Luis 
Piereck. 

O matut ino entrou a dar duas cores em anuncios da ulti
ma pagina, aos domingos. As notas soltas de S. foram subs-
tituidas pela "Cronica Avulsa", procedente de Caxambu, on-
de fizera uma estagao de aguas o autor, Salomao Filgueira, 
o qual, de volta, mudou para a meia coluna "Meu diario". 
A 1° de maio, a pagina de frente apresentou, em bicolor, 
sugestiva alegoria em homenagem ao Dia do Trabalho. 

Abrindo o "Registo", comegaram a ser divulgadas con-
cisas cronicas literarias e mundanas , depois poesias, com dife-
rentes assinaturas, sobretudo de Anisio Galvao, tambem apa-
recido com as iniciais A. G. ou o pseudonimo Licariao Selva; 
Silvino Lopes e Austi'o Costa, que era o mesmo A. C. ou 
Tritao, ou Tibaldo d'Alcazao ou Crispim Fialho, alem de 
transcrigoes ligeiras de Monteiro Lobato e outros nomes c6le-
bres, principalmente Antero do Quental . Durou dois anos a 
l i teratura do "Registo". 

Revidando, pelo Jornal do Commercio, criticas do Diario 
de Pernambuco, o medico Gouveia de Barros, escreveu, em 
julho, a serie de artigos "Historia de uma administragao". 
E a redagao revidou, durante o mes de agosto, ataques de 
Oliveira Lima a familia Pessoa de Queiroz, ilustrando os edi
torials caricaturas as mais ridiculas do escritor pernambu-
cano e grande brasileiro. 

Toda a primeira pagina da edigao de 31 de agosto foi 
dedicada k propaganda do Recenseamento nacional, com 
manchete em portugues e declaragoes, em varias llnguas, de 
personalidades estrangeiras, inclusive manuscritos ate no 
idioma chines, sobre as vantagens e a necessidade da imi-
portante medida. Tres dias antes t inha tido inicio novo 
folhetim — "O Rei dos Mendigos", de Paul Feval. 

A 2 de setembro tornou-se o Jornal do Commercio orgao 
oficial do Estado, mediante contrato, por concorrencia (4), 
passando a divulgar, na 3^ pagina, o "Servigo de Publicagoes 
Oficiais", titulo em toda a largura, materia que se estendia, 
ks vezes, pela 4^. A ultima, antes so ocupada por anuncios, 
foi reservada a topicos, o "Meu diario" e noticiario, inclusive 
"Registo", colocado este nas duas colunas do canto esquer-
do. Transportaram-se para a 2^ pagina os telegramas de 
tJltima Hora. 

(4) O prego das publicagoes foi estabelecido em 42.000$000 anuais. 
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Divulgavam trabalhos literarios ou artigos sobre temas 
varios: Mario Sete, Liicio Dalva, Esdras Farias, Joaquim de 
Arruda Falcao, Povina Cavalcanti, Artur Marinho, Antonio 
Inacio, autor das "Palavras Medicas", Antonio Nemesio, Be-
lisario Camara, C. de Fradique Mendes, Artemio Pereira, 
Horacio Saldanha, Laurita Pessoa, Olegario Mariano, Estevao 
Pinto, que assinava "Figuras do seculo passado", Armando 
Goulart Wucherer e outros. 

Duas edigoes tiveram curso no dia 18 de setembro de 
1920, a segunda extraordinaria, ostentando grandes cliches 
na primeira pagina, dedicada aos reis da Belgica, por motivo 
de sua chegada ao Rio de Janeiro, em visita oficial ao 
Brasil (5) . 

Foi dada nova forma ao noticiario policial, que passou 
a obedecer a epigrafe geral "Na policia e nas ruas", assim 
permanecendo ate, pelo menos, 1954. 

Em defesa do governo de Epitacio Pessoa, o Jornal do 
Commercio investia, de quando em quando, em longos ar
tigos, contra o Diario de Pernambuco. 

Grande espago dedicou, a 24 de dezembro, ao t rans-
curso do primeiro aniversario da administragao de Jose Ru-
fino Bezerra Cavalcanti. No dia seguinte saiu a edi§ao do 
Natal, contendo 16 paginas, alegoria alusiva, em quatro co-
lunas, contos de Joao Luso e Jeanne Lacrouselle, traduzido, 
o segundo, por Antonio Inacio; trovas de Odilon Nestor e 
Folhinha de Porta para o Ano Novo. 

Com a retirada, a 26 de fevereiro de 1921, do jornalista 
Salomao Filgueira, assumiu Francisco Pessoa de Queiroz a 
direcao do matutino, nada obstante so ter subido para o 
cabecalho o seu nome a 7 de setembro do outro ano. Salo
mao continuou, todavia, a produzir sua cronica diaria, de 
grande receptividade. 

Na data do segundo aniversario — 3 de abril de 1921 — 
ocorreu nova alteracao, passando as paginas a ter oito co-
lunas de materia, em vez de sete, reduzidas, entao, para 
10 y2 ciceros, nao mais se modificando. Abrindo a segunda 
pagina, criou-se a seqao redacional "Ecos e Comentarios", 
em tipo 10, para logo mais dar lugar aos sueltos em 
tipo 7. Aos domingos comegaram a sair alguns trabalhos 
de l i teratura, assinados, principalmente, por Licariao Selva, 

(5) No ano seguinte, o propr ie tar io do Jornal, Joao Pessoa de Quei
roz, recebia condecoragao do governo da Belgica. 
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Raul Machado, tambem pertencente a redagao, e Araujo 
Fllho. 

"A alta incessante de todos os materials necessarios ao 
custeio da industria jornalistica" e "a elevagao geral dos^ sa-
larios" deram lugar a que o prego do exemplar, em acordo 
com as demais empresas, fosse aumentado, a partir de 1 de 
julho, para 200 reis o numero do dia e 400 reis o atrasado, 
enquanto a tabela de assinaturas ficou assim organizada: 
ano — 485000; semestre — 25$000; trimestre — 13$000; para 
o exterior: ano — 80$000. 

A 31 do mencionado mes comegou a vigorar a lei muni
cipal do descanso, aos domingos, para a imprensa, nao mais 
circulando o Jornal do Commercio as segundas-feiras. 

Terminado o folhetim anterior, principiou, em agosto, 
"O fiacre n° 13", de Xavier de Montepin, e em setembro co-
megou a cronica "Vida Portuguesa", por Jose Simoes Coelho. 
No mes de outubro, a 23, teve inicio a divulgagao, aos domin
gos, de uma pagina (as vezes duas) sob o titulo "Telas e 
Ribaltas", incluindo Mundanismo, Desportos e Variedades, 
materia bem servida de ilustragoes. A reportagem desportiva 
achava-se a cargo de Joao da Cruz Ribeiro. 

Esbogando-se, no cenario politico, a campanha da suces-
sao presidencial, entrou o diario pessoista a pugnar pelo can-
didato Artur Bernardes, contra o movimento denominado 
Reagao Republicana, que langara a liga o nome de Nilo Pega-
nha, tendo este como defensor imperterrito o Diario do Povo, 
do cientista Raul Azedo e do sociologo Joaquim Pimenta. 
Travaram forte polemica os dois orgaos da imprensa, sendo 
Pimenta, sobretudo, alvo, entre os meses de novembro e de-
zembro, de incessantes ataques, visado ate na sua vida par
ticular . 

Logo nos primeiros dias de 1922, a segao "Revista da 
Imprensa" transferia-se para as duas ultimas colunas da 
segunda pagina. 

Novo panorama vislumbrou-se no setor politico, parale-
lamente a campanha sucessoria do Catete: duas candidaturas 
ao governo de Pernambuco foram apresentadas, no mes de 
abril: Jose Henrique Carneiro da Cunha e Eduardo de Lima 
Castro. O Jornal do Commercio, propagandista da segunda, 
entrou a atacar o chefe politico Manuel Borba, patrocinador 
da primeira. Sucediam-se os artigos redacionais, sempre re-
digidos por Odilon Nestor, enquanto a campanha se tornava 
cada vez mais intensa e mais virulenta. 

Na edigao de 30 de abril, escrevia, a proposito, o edito-
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rialista: "O sr. Lima Castro sera governador de Pernambuco, 
porque assim o querem as forgas de maior prestigio no Esta-
do, porque todas as classes estao solidarias para salvaguardar 
OS brios e a dignidade de Pernambuco", acentuando, com refe
r e n d a a Manuel Borba: "O Leao do Norte nao sera mais do-
minado pelo homem que jugulou todas as liberdades; que 
perseguiu a ferro e a fogo o proletariado; que implantou entre 
nos o periodo do terror". 

Durante o mes de maio travou-se grave polemica entre 
o Jornal do Recife e o Jornal do Commercio, que passaram 
das notas redacionais aos artigos assinados pelos respectivos 
proprietarios: de um lado, Luis Pereira de Oliveira Faria, 
chamado, pelo antagonista, de "velho malandro", e do outre, 
Joao Pessoa de Queiroz, que enchia, diariamente, cerca de 
duas colunas, em tipo 12, negrito, da ultima pagina do seu 
jornal, em resposta a catilinaria de que era alvo, com per-
muta de arrepiantes doestos. 

No fim do mes, a campanha politica atingia o auge, 
achando-se o terror implantado no Recife. Sucediam-se con-
flitos de rua, entre civis e soldados do Exercito, este a ser-
vigo, disfargadamente, da candidatura Lima Castro. O Jornal 
do Commercio acusava o Diario de Pernambuco, que era neu-
tro, de insultar as forgas federals. Procederam-se as eleigoes 
(27 de maio) e o matutino pessoista escreveu, a 3 de junho: 
"No interior do Estado, o pleito da sucessao governamental 
foi uma orgia de sangue". 

Em meio as tricas politicas, o Jornal teve, nos dias 6, 7 e 
8 de junho, impressas a primeira e a ultima paginas em verde 
e encarnado, numa homenagem a chegada ao Recife, em raid 
memoravel, dos aviadores Portugueses Sacadura Cabral e Gago 
Coutinho, estampando vasta clicheria e grande noticiario no 
texto. 

Continuou a ocupar-se dos acontecimentos politicos, in-
serindo o resultado diario da apuragao das eleigoes, sempre 
favoravel, na contagem extra-oficial, ao candidato Lima Cas
tro; denunciando a presenga de cangaceiros borbistas; pole-
mizando com o Jornal do Recife e o Diario do Povo e criti-
cando a atitude assumida pelo Clero, de equidistancia das 
posigoes. Por sua vez, Joao Barreto de Meneses e Joaquim 
Inojosa (que entrara para o corpo redacional, no fim de maio, 
substituindo Raul Machado) assinavam artigos veementes 
contra a fagao borbista, em defesa do Exercito. 

Editorials denunciavam: dias 21 e seguintes — "Reco-" 
megou a cagada humana"; dia 27 — "Sangue e mais san-
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gue" . A 28 o articulista defendia o Catete contra os termos 
de uma nota oficial do governo interino do Estado, sobre os 
acontecimentos de Pernambuco, dizendo ser "um dos docu-
mentos mais vergonhosos que um poder publico tem ate hoje 
fornecido ao julgamento da opiniao independente". Na edi-
gao imediata: "Por mais que o governo do Estado se faga de 
ingenuo, todo o pais esta convicto dos seus propositos de 
encabegar a insurreigao contra o poder central, levando aos 
Estados a anarquia que implantou entre nos". Censurou, 
depois, a at i tude do Clube Militar e de seu presidente, Mare-
chal Hermes da Fonseca, por haverem verberado a atuagao 
intervencionista das tropas do Exercito (6) . 

Na verdade, apesar de derrotado, o candidato Lima Cas
tro esperava galgar o poder, por meio da iovqa, apoiado pelo 
Presidente Epitacio Pessoa e pela familia Pessoa de Queiroz. 

Diante da gravidade da situagao, na expectativa de acon
tecimentos de al ta gravidade, homens de prol, tendo a fren-
te o conego Jose Pereira Alves, constituiram-se em comite 
apaziguador, encontrando solucao para a pendencia. Assim 
e que o candidato realmente vitorioso nas urnas, Jose Hen
rique Carneiro da Cunha, foi reconhecido, para logo apos 
renunciar . A escolha do tercius recaiu no juiz Sergio Teixei-
ra Lins de Barros Loreto, que, apos eleigao formal, assumiu 
o governo de Pernambuco a 18 de outubro de 1922. 

Voltara a calma ao Estado, ao Recife e a agitada reda-
qao do Jornal do Commercio, posta em sossego a pena dos 
redatores politicos. 

Quando ia ainda acesa a campanha partidaria, viu-se 
inopinadamente suspensa, a 23 de junho, a publicagao, no 
matut ino, dos trabalhos da Camara e do Senado estaduais, 
em virtude de denunciadas irregularidades (7), continuando, 
todavia, a insercao dos atos oficiais do governo do Estado. 
So alguns meses depois voltou a ter curso aquela publici-

(6) Teve ampla repercussao o t e legrama do Marecha l He rmes da Fon
seca aos coroneis J a i m e Pessoa e Cezario de Melo e demais oficiais da 
guarnicao do Recife, da tado de 29 de j unho (ver Diario de Pernambuco), 
que assim concluiu: " . . . nao esquegais que as situagoes polit icas passam 
e o Exerci to fica". 

Em consequencia desse te legrama, foi preso o Marechal , por o rdem 
de Epitacio, que t a m b e m mandou fechar o Clube Mil i ta r . De tudo isto 
resul tou o levante de 5 de ju lho de 1922, consagrado pela famosa marcha 
dos 18 de Copacabana . 

(7) Ver edigao do Jornal do Recife de 24 de j u n h o de 1922. 
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dade. E. M. (Erasmo de Macedo) comegou, a 27 de agosto, 
a mandar "Coisas do Rio". 

Em homenagem a data do centenario da independencia 
do Brasil, ocorreu, a 7 de setembro, uma edigao de 68 pagi
nas, a maior ate entao verificada na imprensa de Pernam-
buco. A 1^ estampou bela alegoria (de Raul Pederneiras), 
em que apareciam Pedro I, Gongalves Ledo, Jose Bonifacio 
e uma figura de mulher representando a bandeira nacional, 
entre as datas — 1822-1922. Na 3^ vinham mensagens de 
Epitacio Pessoa e do presidente estadunidense Warren Harding. 
I lustraram a 5^ uma saudagao da Belgica e fotografias de 
Debora Monteiro, Sadi Garibaldi, Araujo Filho, Raul Bopp, 
Caio Pereira, Anisio Galvao, Joaquim Inojosa e Carlos Pinto 
Lapa, "colaboradores, redatores e gerente (o ultimo) do 
Jornal do Commercio" (No ano anterior a gerencia estivera 
a cargo de A. Coutinho de Vasconcelos) . 

Dedicou-se a 21^ pagina aos proprietarios e dirigentes 
administrativos da folha, ostentando cliches dos irmaos Pes
soa de Queiroz (Jose, Joao e Francisco) e do redator-chefe 
Odilon Nestor, mais o predio e a maquina impressora. Nas 
demais paginas, a par de numerosos anuncios e da materia 
de rotina, podiam-se ler produgoes originals de Felix Pache-
co, Jose Simoes Coelho, Julio Novais, Agenor de Roure, Jose 
Maria Belo, Rocha Pombo, Erasmo de Macedo, Edwiges de 
Sa Pereira, Conde Afonso Celso, Ulisses Pernambucano, Faria 
Neves Sobrinho, Rui de Luna, Zeferino Galvao, Julio Belo, 
F . A. Pereira da Costa, Silva Lobato, Mario Sete, Heloisa 
Chagas, Gaspar Peres, Gilberto Amado, Joao do Norte, Abner 
Mourao e muitas outras . 

A partir dai, passou a constar do cabegalho: Proprie-
dade dos irmaos Pessoa de Queiroz. Entre os redatores ja 
figuravam Dioclecio Duarte e Joao Abrantes Pinheiro, este 
encarregado do noticiario policial. 

Em editorial sobre a posse do Governador Sergio Lore-
to, na edigao de 18 de outubro, salientou a redagao: 

"E este, pode dizer-se, um grande dia para a nossa ter
ra, ao cabo das vicissitudes de toda ordem que se sucede-
ram no periodo decorrido desde o desaparecimento do dr. 
Jose Bezerra, o ilustre coestaduano que a morte nos levou 
tao depressa, quando apenas comegava a colher os frutos 
de uma gestao previdente e esforgada. 

"Pernambuco, neste lapso de tempo, esteve entregue a 
uma crise dolorosa. Crise de administragao, crise de poli-
tica, crise de energia civica, que era principalmente o que 
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faltava aos senhores do momento para arcarem com uma 
situagao que os revezes da fortuna Ihes fizeram parar ^s 
maos bambas e irresponsaveis. Nao e, assim, nada lisonjeiro 
o estado em que vao passar as redeas do governo ao dr. Ser
gio Loreto no perxodo que ora se inicia". 

Alongou-se o artigo em considera^oes em torno da ad-
ministragao interina de Severino Pinheiro, que findara dei-
xando, apenas, "o caos, o desbarato, a desolagao". E con-
cluiu: "Pode o sr. Governador contar com o apoio e o aplauso 
do Jornal do Commercio a sua missao patriotica de recons-
trugao e de paz". 

Causando surpresa, viu-se inserida, na edigao de 21 de 
outubro, a seguinte noticia: "Deixou de fazer parte desta 
redagao o dr. Caio Pereira, que, desde o segundo mes de exis-
tencia do Jornal do Commercio, vinha exercendo, com zelo 
e operosidade, as fungoes de redator-secretario. O nosso 
confrade passou a trabalhar na imprensa vespertina, como 
sub-diretor e gerente d'A Tarde, tendo sido substituido nesta 
folha pelo dr. Carlos Rios". Entretanto, logo reassumiu seu 
posto o autor das "Vernaculas". 

A 31 de dezembro aparecia, em rodape, o escritor por-
tugues Joao Luso (que nao era nome, mas pseudonimo de 
Armando Erse de Figueiredo), com as "Dominicais", pri-
meira de uma serie de impressoes de sua visita ao Recife. 

Chegado o ano de 1923, a edigao de 27 de Janeiro 
trouxe a primeira pagina preto-encarnada, em homenagem 
aos tripulantes do aviao "Sampaio Correia II", que fizera a 
travessia Nova York-Rio de Janeiro, descendo, de passagem, 
na capital pernambucana. 

No dia 28 passou por nova feigao a primeira pagina, toda 
ela dedicada ao servigo telegrafico de Primeira Hora, enci-
mado por manchetes de oito colunas, enquanto se transferia 
a segao informativa "onibus" para a 2* pagina, nas duas 
primeiras colunas, assim permanecendo pelo tempo adiante. 

O noticiario tomara mais impulso, ocupando a segao 
desportiva quatro colunas e a segao religiosa outras quatro, 
variando esta para seis, ate uma pagina e, nos grandes dias, 
duas a tres, como no Domingo da Ressurreigao (1° de abril), 
quando foi dedicada toda a primeira a Tragedia do Golgota, 
a terceira a homenagens a Igreja Catolica e uma outra ^s 
solenidades do dia. 

Comegava o Carnaval, igualmente, a despertar grande 
atengao, com noticiario previo e movimentada edigao no dia 
principal, 11 de fevereiro, ocupada a primeira pagina por 
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alegoria alusiva e cinco outras repletas de l i teratura, satira, 
humorismo e informagoes gerais, amplamente ilustradas. 

"Prognosticos de Cassandra" era a epigrafe com que 
Zeferino Galvao assinava artigos de grande evidencia. Nesse 
ano reapareceu, em margo, a "Cronica Avulsa", de S., pro-
cedente de Caxambu, Estado de Minas Gerais. 

A edigao do 4° aniversario, 3 de abril de 1923, reunindo 
28 paginas, exibiu, na primeira, grande desenho, de autoria 
do engenheiro Nereo Sampaio, representando a imprensa 
atraves da hist6ria. Tres "Paginas das Nagoes" cont inham 
cliches de monarcas e presidentes de republica e artigos a 
respeito de diferentes paises. Entre os trabalhos de colabo-
ragao especial destacavam-se os de Coelho Neto, Amauri de 
Medeiros, Conde Afonso Celso, Renato de Alencar, Faria Ne
ves Sobrinho, Joao do Norte, Ascenso Ferreira, Sergio Loreto 
Filho e Eneas Alves. 

Lia-se, junto a outras consideragoes, no editorial come-
morativo da data aniversaria: "A vida de um orgao da im
prensa tem de ser apreciada, s imultaneamente, nos dois 
aspectos — material e moral, para que se Ihe possa aquila-
tar o grau de progresso realizado e o valor da sua eficiencia. 
Um jornal nao e grande porque se instale em suntuoso edi-
ficio, porque possua maquinismos modernos e tenha uma 
edigao das mais numerosas . Isso so nao seria o bastante. 
Exigem-se-lhe outros elementos para a formagao da verda-
deira grandeza: forga moral, elevagao de ideias e de lingua-
gem, sinceridade e justiga, auto-censura. . . Sem esses pre-
dicados, que sao dos mais preciosos, uma folha, por melhor 
que possa ser a sua aparencia, nao sera digna daquele titulo. 

"O amplo e significativo acolhimento conseguido pelo 
Jornal do Commercio; a sua influencia, ja bem sensivel, nas 
correntes da opiniao; o lugar que conquistou na imprensa 
— nao so do Estado mas tambem do pais — provam que 
nao ment iu as esperangas, e vai cumprindo o seu dever". 

O corpo redacional, alem do redator-chefe e do redator-
secretario, estava assim constituido: Joaquim Inojosa, Anisio 
Galvao, Silvino Lopes, Jair de Oliveira, Abdias Cabral de 
Moura (periodo de 1922 a 1924) (8), Galvao Raposo, Joao 

(8) Familia de jornalistas, vieram a participar do corpo redacional 
do Jornal do Commercio, em epocas diferentes, dois irmaos e dois filhos 
de Abdias Cabral de Moura: Solon Socrates Cabral de Moura, desde 1929, 
e Isnar de Moura, colaboradora (prosa e verso) desde 1939 e cronista social 
desde 1950. Abdias Moura Filho exerceu, por algum tempo, a chefia da 
reportagem, e Adonias Moura foi um dos redatores desportivos. 
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Abrantes Pinheiro, Oscar Siqueira, Odon Gatvao, Osvaldo 
Cavalcanti, Otacilio Machado e Antonio Felix, os quatro ul-
timos revisores. Austro Costa participara, antes, da redagao. 

Outras edigoes volumosas ocorreram a 25 de dezembro 
(34 paginas) e 1 de Janeiro (30 paginas) , ambas com alego-
ria de Nereo, a segunda em homenagem ao ano bissexto. A 
part ir de 17 de Janeiro de 1924, onde se lia, abaixo do cabe-
galho: "Propriedade dos Irmaos Pessoa de Queiroz", passou 
a figurar: "orgao independente e noticioso". 

Continuando a prestigiar os folguedos carnavalescos, 
o Jornal do Commercio, que abrira colunas ao respecti-
vo noticiario desde o mes de dezembro, dedicou-lhe, a part i r 
de 20 de Janeiro, toda uma pagina, impressa em t in ta de 
cor, estabelecendo, entre outras atragoes, um concurso de 
glosas, sob a diregao geral de Pierrot & Pierrete. No dia pro-
priamente do Carnaval — 2 de margo — a quar ta par te da 
edigao, esta de 24 paginas, foi-lhe dedicada, incluindo ale-
goria, charges e caricaturas (de Romano e outros), versos 
de Guimaraes Sobrinho, Armando Goulart Wucherer, Os
valdo Santiago, etc . Na chamada "terga-feira gorda", o jor
nal exibiu diferente alegoria de pagina inteira, assinada por 
Nereo. 

Edigao toda em papel roseo, de 40 paginas, solenizou, 
a 3 de abril, o quinto aniversario do matut ino, sendo a pri-
meira constituida de ilustragao sobre a imprensa. A tercei-
ra estampou grande cliche do Presidente Artur Bernardes 
e uma saudagao de S. Ex^ a imprensa do Norte do pais, 
em car ta autografa. Alem de longa entrevista do arcebispo 
Miguel Valverde, a respeito do "catolicismo na hora presen-
te", ocorreram trabalhos assinados por Amauri de Medeiros, 
Joao Luiz Alves, Celso Baima, Padre Euclides C. Landin, 
Olimpio de Magalhaes, Rui de Luna, Heloisa Chagas, Fran-
ga Pereira, Lucilo Varejao, Fernando Griz, Ferreira Diu, 
Araujo Filho, Hercilio de Sousa, Lima Junior, Clelia de Cas
tro Nunes, Mario Sete, Joao Vasconcelos, Manuel Arao, 
Edwiges de Sa Pereira, Oscar Siqueira e outros. Na ul t ima 
pagina vinha o editorial sobre a data, a destacar o topico 
abaixo: 

"Nao tem o Jornal do Commercio se deixado prender as 
cadeias de qualquer fagao, porquanto de nenhuma delas ha 
dependido, e compreende que o espirito da imprensa, dentro 
dos limites tragados pela arregimentagao part idaria, nao en-
contra o seu exercicio pleno, deixa de ser o guia e o reflexo, 
harmonizados, da Opiniao, para se tornar o eco de uma par-
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cela, obediente aos estatutos e as conveniencias politicas. 
Certo que aquela norma nao significa desinteresse, alhea-
mento , nao elimina a faculdade de, em dados momentos, ter 
s impatias e mesmo paixoes por u m a ou outra corrente que, 
a seu ver, sintetize, nesses instantes , as aspiragoes da cole-
tividade e u m a garant ia melhor para o futuro da terra co-
m u m . Em tais movimentos, que a todos empolgam, a neu-
tral idade absoluta e incompreensivel, porque seria a nega-
gao dos principios do periodismo, que sao os de orientar as 
multidoes e de pronunciar-se sobre as causas que as agi tam. 
Mas, seguindo este ou aquele rumo, que a consciencia das 
obrigagoes Ihe dite, nunca assumiu os compromissos do 
aplauso incondicional, nem perdeu a serenidade de julgar, 
nem se absorveu nos excessos que ocultam quaisquer meri-
tos aos que se achem colocados em campo adverso, e, a inda 
mais, Ihes re ta lham a honra ou os a t a m no pelourinho das 
dif amagoes. 

"Dentro de tais moldes e que o Jornal do Commercio se 
sente sempre a vontade para prestigiar os atos dos governos 
que o meregam, para discordar, no que Ihe parecer, desta ou 
daquela a t i tude dos homens que, em outros pontos, Ihe fa-
cam jus ao encomio, e para combate-los quando se afigurar 
necessario. Parece-nos que a causa piiblica e os dirigentes 
serao, com esse programa de imprensa independente, melhor 
servidos, porque o jornal nao consti tuira para aquela sim
ples veiculo do pensamento de uma parcialidade, nem sem
pre justo, e, nao dando a eles o louvor sistematico, sempre 
agradavel talvez, mas insincero, valoriza os conceitos com 
que aplauda as boas deliberagoes". 

Verificado o aparecimento do Diario do Estado, findou, 
a 31 de maio de 1924, a insergao do servigo de publicagoes 
oficiais, que o Jornal vinha mantendo, mediante contra to 
com o governo do Estado. No dia subsequente criava-se u m a 
pagina dominical de Li teratura , Ciencias e Artes, sob a dire-
gao de Joaquim Inojosa, da qual foram colaboradores, alter-
nadamen te e substituindo-se: Maviael do Prado, Raul Ma-
chado, Lucilo Varejao ("Os livros do dia") , Faria Neves So-
brinho, Franga Pereira, Heloisa Chagas, Paulo Torres, Ma
rio Sete, Joao Barreto de Meneses, Araujo Filho, Silvino Lo
pes, Licariao Selva ou Anisio Galvao, Joao Pugliesi, Tomaz 
Para , Sergio Millet, Lins e Silva, Manuel Bandeira, Ribeiro 
Couto e varios outros, alem de notas li terarias da redagao, 
humorismo, curiosidades e transcrigao de paginas da litera
t u r a es t rangeira . 
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Ocorreu a 2 de julho uma edigao de 28 paginas, em pa-
pel roseo, dedicada ao centenario da Confederagao do Equa-
dor, a primeira das quais ocupada por magistral alegoria do 
pintor Heinr Moser, inclusas as datas 1824-1924, repre-
sentando a degradagao canonica de Frei Caneca. Varias ou-
tras paginas foram dedicadas ao historico acontecimento, in
clusive mensagem do Governador Sergio Loreto; "Diario da 
Revolugao de 1824", por Mario Melo, e transcrigao do "Mani
festo de Manuel de Carvalho Pais de Andrade aos brasilei-
ros". Alem disso, havia trabalhos de literatura, em prosa e 
verso, entre eles uma pagina de Raul Machado, intitulada 
"Augusto dos Anjos e o seu genio poetico". 

De 32 paginas foi a edigao de 7 de setembro, a primeira 
ocupada por alegoria alusiva a data, inserindo extenso arti-
go de Joao Vasconcelos, a respeito de Catulo da Paixao Cea-
rense; poesia de Julio Belo e, alem de mais literatura, uma 
pagina de Thomas Moore, em tradugao de Raul Machado, sob 
o titulo "Lord Byron — Cartas e diarios; fatos de sua vida". 
Para completar, quatro paginas de estatisticas de Pernambu-
co, coligidas por Gaspar Peres. 

Tres das catorze paginas da edigao de 18 de outubro 
foram destinadas ao segundo aniversario do governo de Ser
gio Loreto, cujo retrato figurou na primeira. Na mesma 
data, iniciava-se a segao "Dia a dia", cronica de S. (Salo-
mao Filgueira), colocada na ultima pagina. "De Roma" 
vinha, de quando em quando, correspondencia assinada por 
Luis Sparano. Depois, ja no mes derradeiro, aparecia "Vita 
italiana", redigida no proprio idioma, saindo as quintas-
f eiras. 

Excelente ilustragao de Heinr Moser abriu a edigao, em 
papel roseo (32 paginas), de 25 de dezembro, destacando 
as palavras "Boas Festas". Muitos anuncios; colaboragao es
pecial de Guilherme de Almeida, Umberto Carneiro, Rafael 
Correia de Oliveira, Michelangelo da Verona, Luiz Delgado, 
Severo Portela, Lotinha Jouvin Pessoa de Queiroz e, alem 
de outros, uma pega teatral traduzida por Salomao Filgueira. 

A 1° de Janeiro de 1925 — apenas 16 paginas — a 
edigao manteve, firme o costume de ilustrar a primeira 
pagina. Novamente, o Carnaval mereceu grande destaque, 
com edigao em papel roseo, a 22 de fevereiro, de 24 paginas, 
figurando na primeira a charge "Vitalina rodeada de voado-
res". Continuou, nos anos seguintes, a projegao do Carna
val nas colunas do Jornal do Commercio. 
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De apenas vinte paginas foi a edicao de aniversario de 
3 de abril, ocupada a primeira por significativa alegoria em 
homenagem a imprensa. Colaboragao especial, entre outros, 
de Wladimir Emanuel , Luiz Gomes, Agripino da Nobrega, 
Eustaquio Pereira (Faneca) , Joao Vasconcelos, Severo Portela, 
Domingos de Albuquerque, Osvaldo Santiago, Emidio de 
Miranda, Valdemar de Oliveira, Silvia Moncorvo, Luiz da 
Camara Cascudo, Clovis de Gusmao e Esdras Farias, que 
t ambem participou do corpo redacional, assim como, por 
tempo limitado, Eurico Vitruvio e Rafael Correia de Oliveira. 

Em meados desse ano foi suspensa a pagina dominical 
de Li te ra tura . A 25 de dezembro, abriu a edigao, de 28 pa
ginas, a t raente alegoria de Natal, t racada por Heinr Moser. 
Afora a colaboracao especial, dedicou uma pagina ao Con-
gresso de Estradas de Rodagem, Instrucao e Saude Publica. 

A segao "Dia a Dia", cronica de S. , suspensa havia al-
guns meses, voltou a 22 de Janeiro de 1926, colocada entao 
na primeira coluna da terceira pagina. No mes seguinte foi 
novamente interrompida, para reaparecer em agosto. Igual-
mente em Janeiro, o artigo de luudo paseou a ocupar o alto 
das duas ul t imas colunas da terceira pagina. 

Substancioso artigo redacional, a 1° de maio, aplaudiu 
a candidatura Estacio Coimbra ao governo do Estado, es-
colhido pela Convengao das Municipalidades, para o periodo 
de 1926-1930. No mes em referenda foi admitido Valde
m a r de Oliveira, na qualidade de redator especializado da 
"Vida Artistica" e das "Notas de Arte", o qual comegou por 
usar as iniciais W. O. , continuando com o simples W. , sem 
interrupgao pelo tempo adiante e ainda a tua lmente . Com 
ass inatura integral, escreveria, em 1927, sobre "Assuntos 
Medicos". 

Visando a a t ra i r mais leitores, a administragao do ma-
tut ino acenou, em Janeiro, com um aparelho de barbear, 
desconhecido na regiao, como premio aos novos assinantes 
do interior. A epoca, transcreviam-se grandes reportagens 
sob a epigrafe geral "A revolugao no Sul" . Enquanto isto, 
o livro entao editado pelo senador Manuel Borba, a respeito 
do quatrienio Sergio Loreto, era alvo de editorials de critlca 
acerba, iniciados a 20 de Janeiro. 

Pela primeira vez, o Jornal do Commercio estampou 
reclame comercial na primeira pagina: foi na edigao de ani
versario de 3 de abril de 1927, que saiu com 32 paginas. Em 
igual data fundava-se a Caixa de Beneficencia dos empre-
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gados da empresa, que prestou valiosos beneficios, a te sua 
extingao na tura l , 42 meses depois, quando da revolugao de 
1930, que deixara a t u r m a ao desamparo . 

Apoiando frustrada campanha , iniciada na capital do 
pais, em favor dos orfaos dos profissionais da imprensa, 
comentou o sueltista, a 13 de maio de 1927: "Na vida brasi-
leira, ha uma classe que e das mais devotadas ao bem pu
blico e nao tern por isso recompensa alguma. E a numerosa 
classe dos que, por vocacao ou necessidade, fazem os jornais 
e incessantemente pedem ao cerebro novas sugestoes e no-
vos comentarios sobre o melhor destine dos seus concida-
daos. Quem ve o jornal por fora, nao imagina a soma de 
sacrificios que ele exige. Nao sabe que t rabalho, o de ser 
fiel a missao ardua de informador e, sobretudo, de orienta-
dor da opiniao publica. 

"Mas o jornalista nao descansa no seu posto. Talvez de 
ninguem mais exige a sociedade t an to t rabalho, t a n t a dedi-
cagao, t an to desinteresse — glorificando politicos e literatos, 
favorecendo a agao de industrials e comerciantes, mas per-
manecendo anonimn. Entrc nos e a profissao que mais es-
gnta c inais encur ta a vida. Nem ha aposentadorias nem 
gratificagoes por anos de se rv ico . . . E all: t raba lhar e mor-
rer . E quando o jornalista morre, por via de regra nao deixa 
um vintem a viuva, ele que viveu fomentando a multipli-
cacjao das fortunas (9) e ouvindo em torno l inguas afiadas, 
a que nao agradou, increpa-lo de vendido. Esse movimento 
em favor dos orfaos dos jornalistas merece aplausos. E a 
sociedade tem o dever de conceder aos filhos o que negou, 
egoisticamente, aos pa is" . 

Na edicao de 15 do mes em referenda, o candidate a 
governador Estacio Coimbra assinava longo artigo, sob o 
ti tulo "A opiniao do meu Estado e do meu pais", revidando 
um manifesto do ex-governador Manuel Borba; e Anisio Gal-
vao iniciava a serie de reportagens "Nosso padrinho padre 
Cicero", enviadas do sertao, re latando aspectos da preponde-
rancia do famoso Cicero Romao Batista sobre "o espirito e 
OS costumes de certa par te da populagao nordes t ina" . 

Como era de praxe cada ano, a folha vinha publicando 
sonetos-perfis sob o titulo "Bacharelandos de 1927" — t u r m a 
do centenario da inauguragao dos cursos juridicos no Brasil — 

(9) Acresccnte-se: . . .principalmente dos diretores de empresas jorna-
listicas. 
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assinados por Joao da Academia (10) . Concluida a serie a 
24 de maio, com o n° XXXVIII, em que foi perfilado Sinesio 
Guimaraes, este, na edigao seguinte, apareceu firmando sone-
to sobre a personalidade do autor dos perfis, que nao era 
outro senao Ulisses Lins de Albuquerque. 

Varios editorials foram dedicados, durante o mes de 
junho, a defesa da anistia aos elementos politicos presos por 
participagao em movimentos revolucionarios, alem da trans-
crigao em massa de discursos e opinioes alheias a respeito 
da medida solicitada ao governo da Uniao. 

O pintor Manuel Bandeira, que ja o fizera quanto a edi
cao de Natal do ano transato, ilustrou a primeira pagina da 
de 7 de junho de 1927, com expressiva alegoria em homena-
gem a chegada do "Jahu", o famoso aviao de Joao Ribeiro 
de Barros, cujos noticiario, comentarios, saudagoes e servigo 
de clicheria alusivos ocuparam grande espago, por muitos 
dias, alem da cobertura telegrafica do "raid", desde abril, sob 
o titulo geral "De Geneva a Santos pelo ar" . 

A edigao de 12 de outubro foi dedicada ao segundo cen-
tenario do cafe, com sobeja materia, inclusive uma pagina 
historica de F . A. Pereira da Costa, postuma. 

A cronica "Dia a Dia", de S. , foi substituida, a 12 de 
Janeiro de 1928, pelas "Notas Soltas", firmadas por L. D. , 
ou seja, Luiz Delgado, redator do Jornal desde 1926 (11), res-
ponsavel pelos editorials. Dois dias apos, mudou para "No
tas Avulsas" (12) . Nesse mes ensaiava-se dedicar pagina 
inteira a "Vida Artistica", so algum tempo depois efetivada. 
Na edigao do dia 22, iniciava-se, ocupando toda a primeira 
pagina, incisiva campanha, atraves de comentarios, conse-
Ihos e notas diversas, visando a libertar a populagao do pais 
da verminose, supervisionada pelo cientista Belizario Pena, 

(10) Os sonetos de Joao da Avenida foram no mesmo ano enfeixados 
em livro, acrescidos de perfis dos lentes da Faculdade de Direito do Recife, 
sob o t i tulo "Mestres e Discipulos". 

(11) Meses depois ("Notas Avulsas", 3-4-1928),_ escrevia Luiz Delgado: 
" . . . recebera um convite para vir a redagao — nao sabia nem imaginava 
para que . E antes de sair ja estava com uma banca, t inteiro, pena e papel". 

(12) O ti tulo "Notas Avulsas" foi utilizado, pela primeirsf vez, no 
diario A Republica, em 1892. Usou-o o cronista Legran, em 1901, no Jornal 
Pequeno. Vimo-lo tambem encabegando o noticiario do periodico matuto 
A Vontade, de Glicerio, em 1906. Tempos mais tarde, apareceu no diario 
borbista A Ordem, no ano de 1919. Depois, em 1925, serviu-se dele o es-
cri tor Silvio Rabelo, no vespertino A Noticia. Quando o Jornal do Com-
mercio se encontrava suspenso, empregou-o O. V. , em julho de 1932, no 
Jornal da Noite, igualmente diar io . Finalmente, foi avistado, em 1947, na 
revista Cambio. 
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que veio a Pernambuco para tal fim, tomando como ponto 
de partida o municipio do Cabo. 

Comecou no dia 26, ainda de Janeiro, a "Vida de Di-
reito", pagina das quintas-feiras, destinada a divulgar "um 
noticiario tao completo quanto possivel das ocorrencias na 
esfera ampla em que se agita o Direito. E nao somente isso, 
mas tambem e principalmente um repositorio de doutrina, 
legislagao e jurisprudencia". Dias apos criava-se a pagina 
semanal "No Mundo das Letras", cujo organizador dizia ser 
uma porta aberta aos "velhos", como aos "novos", depen-
dendo so da qualidade. E acentuou: "Sera uma pagina em 
que daremos, nao so o que de interessante formos encon-
trando nas letras do pais e de outras nagoes, mas tambem o 
que Pernambuco produzir de original ou de promissor". 

Essa nova segao, em sua sequencia, inseria produgoes 
de Anisio Galvao, Jose Julio Rodrigues, Raul Bopp, Gois 
Filho, Luiz Delgado, Joao Ribeiro, Mario Coelho Pinto, Arau-
jo Filho, Heloisa Chagas, Austro Costa, Jeronimo Gueiros, 
Armando Goulart Wucherer, Americo R. Neto, Silvino Lopes, 
Odilon de Araujo, Silva Lobato, Esdras Farias, Ascenso Fer-
reira, Olegario Mariano, Olimpio Bonald, Hermes Fontes, 
Tomaz Para, Joao Pugiiesi, Marilita Pozzoli, Israel Fonseca 
e tantos mais. Odilon Nestor, que deixara o corpo redacional 
em fins de 1925, vinha produzindo artigos assinados, espora-
dicamente, que saiam em edicoes comuns. 

Fato verificado pela primeira vez, a edigao de 19 de 
fevereiro de 1928 apareceu dividida em dois cadernos, o se-
gundo dos quais feito Suplemento Carnavalesco, contendo 
oito paginas em cores, refertas de materia especifica, inclu
sive perfis em versos, junto as respectivas caricaturas, de 
diferentes personalidades. 

Contou 48 paginas a edigao de aniversario do ano em 
apreco (3 de abril), exibindo, na primeira, alegoria (re-
petida) sobre o progresso da imprensa, vasta colaboragao 
especial, incluindo nomes como os de Rodrigo Otavio, Viria-
to Correia, Alfredo Irarrazaval, Afranio Peixoto, Costa Rego, 
A. Mora y Araujo, Afonso Costa, Agenor de Roure, Barbosa 
Lima Sobrinho, Amelia de Freitas Bevilaqua, Clovis Bevi-
laqua, P. Ortiz Rubio, Vicente Abranches, Otavio de Freitas, 
Silvino Olavo e outros, afora a "Pagina de Portugal", "Jornal 
das Criangas", "Mundo das Letras", "Hortas e Campos", 
"Cruzada Contra a Verminose", etc. 

Em longo artigo, sob o titulo "Nove anos de luta", sali-
entou 0 editorialista: "Ja podcmos falar em nosso passado. 
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As etapas que temos transposto nao sobem a contas eleva-
das . Mas um jornal que se destina a defesa dos interesses 
publicos, dedicando-se, com honestidade e sem preconceitos, 
a tomar partido em todas as divergencias de que possam 
redundar beneficios ou prejuizos para a coletividade — um 
jornal assim, diziamos, nao conta sua vida apenas pelos anos 
que viveu. Possui um outro calendario, bem mais significa-
tivo: mede sua vida pelos servicos que presta". 

"Pode ser — lia-se mais adiante — que nem todas as 
posigoes por nos assumidas tenham sido as mais justas, por 
isso mesmo que o erro caracteriza o homem. Mas eram sem-
pre as que nos pareciam mais jus tas . O que nunca nos aban-
donou foi o desejo de acertar e de agir bem". 

Noutro topico: "Agora mais do que nunca, nao podemos 
agir sem longa ponderacao, sem acurado exame, sem um 
imenso esforgo para nao nos alhearmos de todas as influen-
cias que nos rodeiam, de todas as paixoes que nos solicitam, 
de todas as forgas que nos envolvem. Sabemos que isso e 
dificil na vida da imprensa, onde nao ha perspectiva nem 
afastamentos que permitam a serenidade natural , so consti-
tuida pela acao do tempo. Mas a lembranga de que e essa 
imparcialidade o que se nos pede e por ela nos temos pres-
tigiado, tambem nos dara forcas. 

"Ao lado dos govei-nos quando o merecerem e contra os 
governos quando isso for justo; ao lado dos movimentos po-
pulares legitimes, procurando sentir o seu impulse, mas pro-
curando tambem orientar o seu impeto; ao lado do que re-
presente progresso e efetive as admiraveis capacidades do 
nosso povo e em oposicao ao que nao tem essa finalidade; ao 
lado das boas iniciativas e em combate contra o marasmo 
e a estagnacao — tal tem sido a nossa ati tude de todos os 
momentos. E, sob essa orientacao, que havemos de manter, 
temos debatido todos os assuntos, estudado todas as questoes, 
desde o aumento da produgao economica ate o refinamento 
da cul tura espiritual". 

Escrevendo, na mesma edigao, sobre a data, afirmou 
Daniel Carneiro que a maior e mais eficiente forca e o jor-
nalismo", aduzindo: "Seja qual for a pressao do alto, duras 
que sejam as leis referentes a liberdade individual, e a pala-
vra escrita, na imprensa, o mais decisive e o mais facil dos 
veiculos, na propaganda das ideias, na movimentacao dos 
partidos e no incitamento a acao popular. Enganam-se os 
governos quando pensam coibir de algum modo essa expres-
sao na tura l — o espirito publico! Iludem-se os reacionarios 
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quando pretendem sufocar esses estimulos, amago da opi-
niao livre! Essa dinamica expansiva e um elemento que nao 
falha, ou e o ult imo a falhar na Constituigao moral dos po-
vos". 

Ao comegar o terceiro t r imestre de 1928, o chefe da re-
dagao Caio Pereira, responsavel pelas boas iniciativas do jor-
nal , introduziu a prat ica dos titulos simetricos, ora de li-
n h a s cheias, ora em escadinhas, o que exigia a contagem 
das letras, mediante a escolha previa do modelo de caracte-
res a utilizar, a imitacao do que faziam grandes diarios ar-
gentinos e mexicanos. Titulos e sub-titulos const i tuiam, em 
geral, u m a sumula perfeita da mater ia , para facilidade do 
leitor porventura apressado. Pertenceu ao corpo redacional 
nesse ano, ate novembro, Mario Magalhaes . Visando a t ra i r 
maior quant idade de leitores, a empresa inst i tuiu novo pia
no de sorteio, prometendo dez premios, em dinheiro, aos as-
sinantes iniciais. 

Em 1929, precisamente a 20 de Janeiro, comegou a di-
vulgagao do concurso para a escolha de Miss Brasil, estabe-
lecido pela A Noite, do Rio de Janeiro, e patrocinado pelo Jor-
nal do Commercio nos Estados de Pernambuco, Alagoas e 
Paraiba. Dois meses durou essa campanha , com larga divul-
gagao, te rminando no dia 22 de margo, quando a edigao do 
dia veio acompanhada de u m a pagina em papel assetina-
do, impressa dum so lado, trazendo, entre vinhetas, cliches 
de Connie Braz da Cunha, "a mais bela das pe rnambucanas" , 
e das demais senhorinhas classificadas. 

A edigao de aniversario de 3 de abril de 1929 constou 
de quat ro segoes, n u m total de 58 paginas, a primeira das 
quais ostentando, toda ela, aniincio i lustrado da Companhia 
Beira-Mar (13) . No texto liam-se produgoes de Hersilio de 
Sousa, Afonso Costa, Azevedo Amaral , Emilio de Maia, Tho
mas Jay, Nehemias Gueiros, Jose de Barros Lima, Mucio 
Leao, Malba Tahan , Moacir Pisa, M. Paulo Filho, Ribeiro 
Couto, Sabino de Campos, Samuel Campelo, Bernardo Atto-
lico, Salatiel Costa, Edgar Teixeira Leite, Agripino da Silva 
e Geraldo de Andrade, alem de varios nomes de aparigao 
costumeira. 

Vinha-se batendo, o matu t ino , desde o mes anterior, con
t r a a elevagao de t r ibutes pelo governo paraibano, comegan-

(13) Abaixo do anuncio, num quadrinho a esquerda, lia-se: "A Com
panhia Beira-Mar contratou pela quantia de 5.000$000 a publicagao desta 
p6gina". 
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do por dizer, no dia 27, quanto ao chamado "imposto de bar-
reira", ser o mesmo verdadeiramente proibitivo, visando iso-
lar a Paraiba, fechando a entrada do seu territorio a todos 
OS comerciantes e a todos os produtos idos de outros Estados". 

A campanha intensificou-se, transformada em polemica 
com A Uniao, da vizinha capital, orgao oficial do governo de 
Joao Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, ocorrendo pesados 
ataques de parte a parte, em inflamados editorials. 

"Tais impostos — escrevia a 17 de abril— pela sua evi-
dente e inconfundivel inconstitucionalidade, nao podem ser 
cobrados mansa e pacificamente. Paga-los-a quem quiser. 
Curvar-se-a aos caprichos do governo aquele que, se sabendo 
senhor de um direito, nao quer mostrar-se digno desse di-
rei to". 

Na edicao do dia 25, aludindo aos "desatinos" do gover
no paraibano, afirmou o articulista que a campanha do 
Jornal do Commercio t inha o apoio de quase toda a impren-
sa diaria do Recife. Depois, a 30: "Declarada a guerra tri-
butaria , a Paraiba hostiliza, ferozmente, seus irmaos federa-
dos; ergue muralhas chinesas ao comercio interestadual; 
quer viver sozinha, pensando que sozinha pode viver. Sao 
as teorias sovieticas que inspiram os dirigentes do Estado". 

Piorou a situacao no mes seguinte, quando o presidente 
Joao Pessoa declarou haver sido o Jornal do Commercio sub-
vencionado pelo governo seu antecessor, subvengao que ele 
resolvera suspender. Ao mesmo tempo, A Uniao desferia 
ataques ao diretor Francisco Pessoa de Queiroz, qualifican-
do-o, entre outros epitetos contundentes, de "fatuo e vazio". 

Em editorial de 15 de maio, declarava o orgao recifense 
que "o Presidente da Paraiba sofreu uma diminuicao moral 
igual a que atinge os individuos pilhados no flagrante de ca-
liinia e de ment i ra" . Enquanto isto, transcrevia, diariamen-
te, comentarios da imprensa do Rio de Janeiro e de Sao 
Paulo, a respeito da guerra tributaria, em apoio ao ponto de 
vista pernambucano. 

Importantes melhoramentos adotou a empresa em sua 
oficina grafica, no ano de 1929, mes de julho, a saber: subs-
tituigao das maquinas Linotipo por Intertipos e aquisigao de 
matrizes, maquinas de estereotipia e novos chassis para a 
impressora, assim acrescida de duas segoes, ficando apta a 
Imprimir a um tempo 24 paginas . 

Criava-se, entao, a pagina dominical inti tulada "Cine-
matografia", sob a orientagao de Nehemias Gueiros. Em 
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setembro vinha a "Pagina Feminina", dirigida por Edna 
Leite Gueiros. Passou a circular com 24 paginas aos domin-
gos, incluindo a "Pagina Mexicana", de transcrigoes e enor-
mes titulos simetricos. Outra pagina foi atribuida a "Lite-
ra tura" , tendo, porem, vida cur ta . Valdemar de Oliveira 
enviava cronicas "Do Rio"; depois, de Sao Paulo; de volta, 
redigia "De Domingo a Domingo", alem das nunca interrom-
pidas "Notas de Arte" diarias, adotando o sub-titulo "A pro-
pos i to . . . " , que veio a predominar por muito tempo. Aos 
sabados foi tentada a pagina "Jornal das Criangas", que nao 
conseguiu prosseguir. A edicao de 25 de dezembro, reunin-
do 42 paginas e copiosa colaboracao especial, ostentou, de 
frente, artistico desenho ilustrativo, de Heinr Moser, sob o 
titulo "Feliz Natal" . 

Proporcionava apreciavel espaco ao movimento politico 
esbogado no pais, desde agosto de 1929, uma vez assentado 
o lancamento das candidaturas presidenciais a sucessao do 
ti tular Washington Luis: primeiro, a composicao oposicionis-
ta Getulio Vargas — Joao Pessoa, vindo apos a chapa ofi-
ciosa Julio Prestes —• Vital Scares, que tanto agi taram a 
vida nacional, ate a vitoria da segunda (que nao seria res-
peitada), nas eleicoes de 1 de marco de 1930. 

No dia 2 de margo, mereceu boa edigao o Carnaval, com 
alegoria de L. Vilares ocupando toda a primeira pagina, 
vasto noticiario e l i teratura alusiva, da lavra de Austro Cos
ta, Samuel Campelo, Ida Souto Uchoa, Eustaquio Pereira 
(Faneca), Neves Sobrinho e L. do N. 

Desde fevereiro de 1930 achava-se em efervescencia a 
politica paraibana, em consequencia da escolha da chapa 
para senador e deputados federals, o que deu lugar a um 
levante armado contra o governo, na zona sertaneja, tendo 
como sede o municipio de Princesa, sob a chefia do deputado 
estadual "coronel" Jose Pereira. Colocou-sc a folha dos Pes
soa de Queiroz ao lado do segundo, abrindo colunas e mais 
colunas ao servigo de informagoes telegraficas, em carater es
pecial, da frente de operagoes belicas. Datou de 14 de margo 
o primeiro editorial de condenagao a at i tude do Presidente 
Joao Pessoa, por ter langado a policia contra os sertanejos 
em armas . Seguiram-se outros artigos redacionais (14), em 

(14) O redator-secretSrio Caio Pereira, a quern repugnara a campanha, 
nao tomava conhecimento da materia atinente ao caso politico-militar de 
Princesa, toda ela subordinada ao sub-secretario Jose Maria de Carvalho 
Veras, diretamente orientado pela alta diregao do jornal. Os artigos prin
cipals, sem assinatura, eram redigidos por Joaquim Inojosa. 
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que o matu t ino nao deixava de elogiar sua propria norma 
de proceder, como o fez, per exemplo, na edicao do dia 28: 

"A honestidade da atuagao do Jornal do Commercio, no 
comentario e na informacao, sobre os acontecimentos da 
Paraiba, tern sido, ate hoje, uma das melhores expressoes 
do programa mantido, inflexivelmente, por esta folha. £: 
verdade que as nossas simpatias se voltam para a causa de-
fendida pelo deputado Jose Pereira, que e a causa de milha-
res de paraibanos que o presidente da Paraiba jurou exter-
minar , pelo grande crime de os mesmos nao Ihe terem dado 
um so voto nas ult imas eleicoes. Estamos com os oprimidos 
contra o opressor, a favor das vitimas contra o seu algoz. 
Ent re tanto , essas simpatias, muito justas, alias, ainda nao 
chegaram e nao chegarao a perturbar a norma de conduta 
honesta e serena que nos tragamos. Nenhum dos nossos 
informes a respeito da sublevacao paraibana tem sido, ate 
hoje, contestado com lealdade. A nossa analise vem sendo 
conduzida dentro da esfera que envolve o fato em si, sem 
resvalar para a mesquinhez dos ataques pessoais". 

Tomava mais vulto, por sua vez, a eboligao na politica 
nacional, vislumbrando-se pruridos de subversao da ordem, 
do que se ocupava o matut ino, veiculando materia favoravel 
ao situacionismo. 

As "Notas Avulsas", delas se havendo afastado L. D. a 
12 de fevereiro de 1930, tiveram novo redator — R. V. M. 
(Renato Vieira de Melo) — pelo espaco de uma semana, 
ficando suspensas a partir do dia 19; mas voltaram a 5 de 
abril, com a assinatura R. G. (Racine Guimaraes) , assim 
prosseguindo. 

Reuniu 40 paginas a edigao de aniversario desse ano, 
inserindo alegoria e materia variada, inclusive o poema 
"Fernando de Noronha", de Austi-o Costa, que ocupou mais 
de uma pagina, e "Uma rufada pelo sertao", notas e obser-
vagoes do General Malan d'Angrogne, em cerca de duas pa
ginas. Ainda em abril, dia 13, iniciava-se o folhetim "Os Tres 
Mosqueteiros", de Alexandre Dumas, que nao chegaria ao 
fim. 

Continuando a guerra civil no sertao, proximo a fron-
teira de Pernambuco, declarou um editorial de 4 de maio 
que, "por um dever de patriotismo e humanidade", se im-
punha a renuncia do Presidente da Paraiba, que se achava 
apoderado "da ideia fixa" de arrasar Princesa. 

Uma semana decorrida, no dia 11, lia-se: " . . . a situa-
cao se vai tornando mais grave. Pode afirmar-se que a 
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Paraiba esta num estado de verdadeira anarquia, implanta-
da e fomentada pelo chefe do poder executivo. Nao dispon-
do este de elementos para restabelecer a ordem, cumpre ao 
poder central intervir e, assim, normalizar a vida constitu-
cional de um dos departamentos da federagao". 

Na edigao de 24 de maio, repetia o articulista que "s6-
mente a intervencao federal pacificaria os sertoes paraiba-
nos". Mas a intervencao nao veio. E afirmava, a 31, que o 
chefe do governo paraibano se tornara "contrabandista de 
munigoes", a fim de poder manter a luta com os defensores 
de Princesa, acentuando: "Contrabandista, e desses em 
quem a falta de escrupulo e a ousadia desafiam as mais seve-
ras leis do pais". 

A 9 de junho o "comandante" Jose Pereira de Lima 
"decretava" a "independencia" do municipio de Princesa, 
para jubilo do Jornal do Commercio. A cidade rebelde che-
gou a editar um jornal. Que o diga melhor o escritor Joa-
quim Inojosa. 

No mes seguinte, entretanto, aconteceu um fato da 
maior gravidade, que serviu, segundo observadores politicos, 
para apressar a Revolucao nacional, pregada em quase todo 
o pais, atraves da imprensa e da tribuna popular: foi assas-
sinado, no Recife, o Presidente Joao Pessoa. Dois dias apos, 
ou seja, a 27 de julho, salientava o matutino: "Por mais 
fundas que fossem as divergencias que o separavam do che
fe do executivo paraibano", nao deixava de abrir "um paren-
tesis para lamentar, sinceramente, a tragica ocorrencia da 
Confeitaria Gloria" (15) . 

(15) Meses apos a revolugao, precisamente a 15 de margo de 1931. 
divulgava Caio Pereira, no Diario de Pernambuco. o artigo "Em torno do 
assassinio do Presidente Joao Pessoa", no qual esclareceu: 

" . . .desde comego, por divergencia da orientagao extremada que se 
deu a campanha do Jornal do Commercio, em torno do levante de Prin
cesa. eu me alheei, por inteiro. de tudo quanto respeitava ao assunto, nas 
colunas daquele orgao. transferindo a um companheiro o controle da res-
pectiva materia". Quebrou "esse proposito de abstengao e alheamento" na 
noite da morte de Joao Pessoa Cavalcanti: "Em face da grave situagao 
criada para o jornal com a desgragada ocorrencia, e medindo a responsa-
bilidade dos conceitos que iriamos expender no dia seguinte, avoquei a 
mim toda a materia respeitante ao fato". Nao consentiu, pois, que fosse 
publicado o artigo deixado na redagao pelo co-proprietario Joao Pessoa 
de Queiroz, que sairia "como introito a local sobre o crime". Nao o pu-
blicou por considera-lo inexpressivo. Ele proprio, Caio, redigiu outro 
artigo. Entendeu que devia abrir-se um parentese no aceso combate que 
o jornal vinha dando ao adversario, "para deplorar a perda de uma vida 
em circunstancias tao dolorosas". 

Soube, depois, por intermedio de um companheiro de servigo, que 
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Em cartas publicadas a 31 de agosto e 14 de setembro, 
em linguagem violenta, defendeu-se o industrial e co-proprie-
tario da empresa Joao Pessoa de Queiroz de acusagoes for-
muladas por Joaquim Pessoa Cavalcanti de Albuquerque 
(16), que o apontara publicamente como membro do 
"complot" organizado para tirar a vida do seu irmao, o Pre-
sidente da Paraiba. 

Veio, finalmente, a esperada revolucao, irrompida no 
Recife na madrugada de 4 de outubro de 1930. Mai circu-
lou a edigao dessa data do Jornal do Commercio. Ao vislum-
brar-se, no segundo dia, a vitoria do movimento, foi o edifi-
cio assaltado, seguido de empastelamento e saque. Suspensa 
a folha, viu-se o diretor Francisco Pessoa de Queiroz na con-
tingencia de fugir da cidade e, posteriormente, do pais, so 
re tornando a Pernambuco dois anos depois. Afastaram-se, 
igualmente, os co-proprietarios Joao e Jose Pessoa de Queiroz. 
E Joaquim Inojosa largou-se para o Rio de Janeiro, la per-
manecendo. 

O corpo redacional, no ano da revolucao, estava assim 
organizado: Caio Pereira, secretario; Jose Maria de Carva-
Iho Veras, sub-secretario; Nehemias Gueiros, editorialista; 
Valdemar de Oliveira, redator artistico; Edna Leite 
Gueiros, redatora da "Pagina Feminina"; Racine Gui-
maraes, redator da pagina dominical "Cinematografia"; 
Osvaldo Ferreira (de Albuquerque Melo), sueltista; Paulo 
de Viveiros, noticiarista; Solon Cabral de Moura, reda
tor da secao "Religiosa"; Joao Rufino de Melo e Silva 
e Luis Gomes do Rego Lima, reporteres; Evaldo Coutinho, 
cronista cinematografico; Joao Abrantes Pinheiro, reporter 
policial; Antonio Almeida, redator desportivo; Luiz do Nas-
cimento, t radutor de telegramas; Otacilio Machado, Poncia-
no Leitao (aprovado em concurso) (17), Antonio Cipriano de 

Joao Pessoa de Queiroz (seu inimigo pessoal) se havia i r r i tado . Diante 
do que, escreveu ao dire tor Francisco P . de Queiroz, entao no Rio de 
Jane i ro , "fazendo-lhe, clara e i r re t ra tavel" , a sua resolugao de abandonar 
o jo rna l . Em conclusao: "E foi nessa conjuntura, nesse impasse, cuja 
solugao eu somente via no meu afastamento do jornal , que me veio sur-
p reender o movimento rovolucionario de ou tubro" . 

(16) As familias Pessoa de Queiroz e Pessoa Cavalcanti de Albuquer
que tem parentesco p rox imo . 

(17) A Secretar ia do matu t ino inst i tuira, em fins de se tembro de 1929, 
u m concurso de provas, para preenchimento de vagas na revisao, no qual 
foram igualmente aprovados Edson Mouri Fe rnandes e Solon Socrates Ca
bra l de Moura, que exe rce ram o cargo pouco tempo, exonerando-so o pri-
mei ro , enquan to o segundo era t ransfer ido para a redagao. 
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Morals Navarro Neto, Agricio Salgado Calheiros, Teodolmdo 
Rodrlgues e Eugenlo Mesquita, revlsores (18) . Ocupava a 
gerencia Alexandre Kruse, servindo como "calxa" do escrlto-
rlo Antonio Leltao e, como contador, Crlstovao Breckenfeld. 

Havla partlclpado do corpo redaclonal, anterlormente, 
Rafael Correla de Ollveira, ao passo que Silvlno Lopes traba-
Ihou de 1922 ao prlmeiro trimestre de 1929, quando o subs-
tltulu, por poucos meses, Alfeu Rabelo, o qual, por sua vez, 
fol substituldo, a 4 de outubro, pelo autor desta blbllografia. 
Ao corpo de revlsores t inham pertencido, entre outros, Flavlo 
Guerra, Jose Aragao e Pereira de Assuncao. 

Quatro anos depols, preclsamente a 30 de setembro de 
1934, reapareceu o Jornal do Commercio, funcionando em 
predlo de sete andares, construldo no mesmo local do ante
rior, com novas Instalacoes, reconstituida a antlga "Duplex 
Tubular". Trazia abalxo do titulo: "Orgao Independente e 
Noticioso. Propriedade da Empresa Jornal do Commercio 
S.A. Diretor — Francisco Pessoa de Quelroz". 

Numa das paginas internas da edigao Inicial da nova 
fase, dizia uma nota que, em 1930, o Jornal pertencera a uma 
sociedade por cotas de responsabilidade llmltada, constituida 
dos irmaos Jose e Francisco Pessoa de Quelroz. Em 1933 
resolveram eles Incorporar uma sociedade anonima, com 
capital social subscrito de 3.000.000SOOO, mediante acoes 
dlstribuidas de l.OOOSOOO, assim organizada a sua diretoria: 
Jose Pessoa de Quelroz — presidente; Francisco P. de Quel
roz — tesourelro; Fernando P . de Quelroz — secretarlo. 

A edicao apresentou-se em dois cadernos, num total de 
40 paginas, a primeira das quais ocupada por propaganda 
comerclal, impressa a cores. A terceira e a qulnta, servldas 
de fotografias ilustratlvas, traziam o titulo "Ressurglndo dos 
proprios escombros". Descreveu-se ai o "capitulo, negro co
mo o proprlo terror", que constituira o regime implantado 
durante os dias da revolucao de outubro de 1930, quando a 
"massa, infrene e dellrante", praticou "o assalto, o saque, 
a depredagao, o Incendlo". 

Fol, realmente, o Jornal do Commercio uma das maio-
res vitimas dos vencedores de entao, conforme a narrativa 
que abalxo se resume: 

"Arrebentada, a coices de fuzil, uma das portas do seu 

(18) A epoca, cada revisor t rabalhava quat ro noites duran te a sema-
na, folgando nas res tantes . 
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edificio, incontinente nele teve ent rada a turba desatinada 
e b r a m a n t e " . 

"Nada se evadiu a fiiria destruidora e a avidez dos as-
sa l tan tes . Do res do chao ao telhado do edificio, os rastros 
profundos dos vandalos. Comegaram eles pelo escritorio co-
mercial, cujos livros, papeis e documentos, ficharios e arqui-
vo foram rasgados e destruidos; espatifados a armagao, mo-
veis, maquinas de escrever e tudo mais, nao esquecido, antes 
bem lembrado, o cofre. Que isso era menos despiciendo e 
mais compativel com o espirito do nefando a ten tado . . . E 
abriu-se o cofre, e dele retiraram-se quase tres contos de 
reis em pra ta , vinte e cinco contos em apolices, e outros 
valores, e iniciou-se a par t i lha . Dificil coisa, — dizem tes-
t e m u n h a s —, que se efetuou a bala, desavindos os par t i lhan-
tes, no meio da rua, entre gritos de inumanos e uivos de 
feras". 

"Do escritorio, ja agora em destrogos, passai-am os "pa-
t r io tas" para o depar tamento de expedigao e impressao, on-
de se achava instalado o nosso grande prelo "Duplex Tubu
lar", a segao de estereotipia e a de fundigao. Os mesmos 
requintes de barbaria, os mesmos inominaveis excessos". 

"Seguiu-se o armazem de papel, de onde foram retira-
das 170 bobinas de papel de impressao, que eram roladas 
pelas ruas , entre chocarrices e surriadas da patuleia incons-
ciente, e vendidas a preco vil, a nao menos vis aproveitado-
res do momento . Do andar terreo se dirigiram os a tacantes 
a segao de impressao de avulsos, na primeira galeria. Seis 
maquinas de impressao, uma de pautacao, maquinas bro-
chadoras, utensilios de encadernacao, tudo sofreu a acao 
dan inha do odio cego e execrando. 

"Parece, en t re tanto , pela extensao dos estragos, que onde 
mais se demorou a turba foi na segao de composigao e pagi-
nacao do jornal, localizada no primeiro andar. Quadro de-
solador! Tudo revolvido, derramado, espatifado! Ai se acha-
vam instaladas oito maquinas de composigao Intertype, duas 
das quais com dois meses apenas de uso. fisses engenhos 
mecanicos, que alguem ja disse, com acerto, agirem e pen-
sarem como qualquer um de nos, e nao falarem, somente, 
porque humanos nao sao, sobre eles desabou todo o impeto 
celerado dos bugres . 

"Os danos decorrentes foram inapregaveis, tal a ruina-
ria que ficou. Assim a redagao, de cujo mobiliario nada res-
tou, porque o escapo da furia destruidora de logo encontrou 
quem dele se apossasse e Ihe desse o conveniente destino. 
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Assim, a segao de tipografia, que teve 280 fontes de tipos 
derramadas perversamente pelo chao, maquinas e moveis 
reduzidos a pedagos; assim a segao de fotogravura, a de radio-
telegrafia e o arquivo, onde se achavam 132 volumes da co-
leqao do Jornal do Commercio, quase todos furtados e ven-
didos como papel de embrulho!" 

"Por incrivel que se afigure, e evidencia meridianizada 
que as instalagoes do Jornal do Commercio, apos a louca ar-
remetida da arraia miuda, na m a n h a de outubro de 1930, 
tiveram a rematar sua destruigao, por dias a reio, pessoas 
para isso empreitadas e assalariadas e que, friamente, cons-
cientemente, realizaram, tao a seu salvo e a seu modo, e tao 
a satisfagao dos assalariados, uma tarefa de que, dificilmente, 
melhor desempenho se poderia ter . Obra danada, torpe e 
mesquinha, essa, a que foram chamados ate estrangeiros, 
hoje, um deles, beneficiario de munificencias de quem as 
pode prodigalizar. 

"Visaram os barbaros, especialmente, a "Duplex Tubu
lar" e OS dinamo-motores que os seus antecessores nao ha-
viam roubado. Trinta e tres carretas, de proeminente fun-
gao em nosso grande prelo, foram ar rancadas . Era a traga 
infame de inutilizar para sempre o orgao por onde a grande 
voz haveria de exprobar e estimatizar a suprema vilania. Era, 
por certo, mais do que isso, a obsessao de arredar do cami-
nho o concorrente poderoso. 

"Obedecendo ainda ao designio nefando, foram inutili-
zadas outras maquinas igualmente imprescindiveis ao fun-
cionamento do jornal, com a avulsao de partes importantes . 
E tudo, metido num so envoltorio, foi atirado, a calada da 
noite, no fundo do Capibaribe, de onde nao poderia sair ja
mais, e aonde jamais olhar curioso iria dar com ele. Emprei-
tada sinistra, s inistramente executada". 

"Uma circunstancia a materializar a prova do manda to 
esta em que sobre mais de vinte dinamo-motores, o prelo 
"Duplex Tubular" e tddas as outras maquinas , foi derrama-
do acido sulfurico, em manei ra tal, que ^e diria despejados 
nao litros senao hectolitros do acido destruidor. Ora, se 
dentro desta casa, um dedal, sequer, nao havia do violento 
corrosivo; se, a quando do assalto, m a n t i n h a o comerclo cer-
radas suas portas, e irretorquivel e ressai evidente que a 
droga, usada nao foi pelos assaltantes, mas , por aqueles que 
Ihe vieram completar a obra. Dia vira em que, no judiciario 
ou fora dele, se projetara luz sobre t udo . E, entao, as contas 
serao de^idamente langadas". 
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Em artigo de quatro colunas. sob o titulo "Prosseguindo 
a Jornada", no centro-alto da 23=̂  pagina (3^ da 2^ segao), 
o Jornal do Commercio aludiu a "pagina triste e melancoli-
ca" que o fizera suspender a circulacao por quatro anos, 
dizendo haver ressurgido, "dos proprios destrogos, mais forte 
e mais sobranceiro, porisso que, agora, melhor aparelhado, 
para reencetar a rude e larga tarefa que, havia doze anos, 
empreendera e vinha realizando". 

Quanto a sua profissao de fe, acentuou: "Esta se mantem 
integra e vem sendo cumpi'ida, a justa, desde o dia em que, 
surgindo para o publico, fixamos os pontos cardeais de nos-
sa orientagao. Orgao emmentemente informativo, defensor e 
propugnador das legitimas aspiracoes e dos interesses dss clas
ses conservadoras, maximamente comercio e industria, — e 
vale acentuar que os mais altos expoentes dessas classes, cha-
mados a nos darem seu apoio, nao o recusaram, vinculando-
se aos destines desta foiha, grandes acionistas que eles sac 
de sua empresa editora —, nao e, entretanto, indiferente, nun-
ca o foi, aos problemas socials que agitam o mundo contem-
poraneo, e para os quais o Brasil ora se volta, nesse agudo 
instante de tumultos e anseios que empolga a nacionalidade. 
Acolhe-os e os debate e encara, como diretrizes e conquistas 
que a mesma filosofia crista admite na alta sabedoria dos 
seus postulados". 

Nao era, entretanto, orgao politico-partidaric, mesmo 
porque o vedavam os estatutos da sociedade anonima em que 
se constituira a empresa, composta de elementos politicos e 
apoliticos. "Todavia, nem por se afirmar independents e 
alheio das atividades partidarias refugira ao comentario ele-
vado e sereno dos fatos politicos, entendida a Politica no seu 
alto sentido de organizar o Estado e administra-lo, construir 
e levar a nacionalidade aos destinos grandiosos a que todo o 
povo civilizado deve tender e aspirar. Mas resistira ao faccio-
sismo, tanto estamos seguros de que este, de sua natureza, 
puxa para um terreno resvalado, do qual sempre sai malferida 
a verdade". 

Como lema, alem do exposto, adotaria o seguinte: "Orien-
tar as massas, noticiar, divulgar, incentivar as boas e sas 
ideias, comentar tudo, fomentar o desenvolvimento de todas 
as atividades licitas e produtivas. Ponderagao, documentagao, 
precisao no informe. Linguagem polida e limpa, extreme de 
chorros de palavriado e de despejo de expressao: O escrupulo 
e o senso do justo no comentario, desatendidas as afeigoes, 
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sopitadas as desafeigoes. Nem a louvaminha, que nos despres-
tigia aos olhos do proprio louvaminhado, nem o esfuziote com 
que, no ataque, nao raro se convertem nos seus contraries, 
qualidades bem evidentes do atacado. Nao seremos e nunca 
o fomos recoveiros de mentiras, de intrigas e de escandalos, 
nem mascates de exaltacoes, a servico do odio ou da bajula-
gao. Que essa especie de publicidade, tao ao gosto dos cha-
tins da Imprensa, sempre e sempre de nos sera repugnada". 

Concluiu afirmando: " . . . nesta casa nao se soube, nun
ca, o que seja trepidez, indecisao ou covardia". 

Na mesma pagina, alto das duas ult imas colunas, figu-
rou o editorial da velha praxe. Intitulou-se "A mais infame" 
(19), focalizando a lei de imprensa, assim iniciado: "Um dos 
mais sedutores argumentos com que a demagogia da Alianga 
Liberal incendiava as imaginacoes simplorias, nos comicios 
populares, e se derramava em promessas de um mundo me-
Ihor, foi a celebre lei de imprensa, que mereceu dos seus fe-
cundos opositores o epiteto de infame. Assim, pois, serviu o 
decreto 4.745, de 15 de outubro de 1923, de bandeira e refrao 
a exaustiva campanha que culminou na jun ta dos generals, 
reclusao do sr. Washington Luis a Copacabana e consequente 
instalacao, no governo discricionario, do sr. Getulio Vargas, 
candidate vencido a Presidencia da Republica, no pleito de 
margo". 

Mas, "a lei nao foi revogada, apesar das reclamacoes rei-
teradas da unanimidade dos jornais brasileiros, e todos os 
meios de compressao, muitos dos quais ineditos na historia da 
imprensa do pais, desde a censura com sentinela a vista ate 
a forga bruta, exercitada a plena luz meridiana, desabaram 
sobre ela, tolhendo-lhe os movimentos, sufocando-lhe o direi-
to de opinar, constringindo-lhe o pensamento, sob os mais 
futeis e ridiculos pretextos. Nao faltavam os motivos de or-
dem piiblica, os sagrados postulados da revolugao, o credito 
do pais no estrangeiro e tudo quanto pudesse concorrer para 
subtrair a opiniao publica os erros que se sucediam e acumu-
lavam. 

"A lei infame substituiu o arbitrio dos interventores. Jor
nais e jornalistas eram tratados como os politicos da repu-

(19) Na reportagcm "Ressurgindo dos proprios escombros" e no artigo 
"Prosseguindo a Jornada", esta patenteado o inconfundivel linguajar de 
Caio Pereira, bastante conhecido dos leitores da epoca. Bem diferente e 
o estilo, tambem eloquente, do artigo "A mais infame", de autoria dn 
Nehemias Gueiros. 
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blica velha: o unico direito que Ihes assistia era nao terem 
direito n e n h u m . 

"De todos OS angulos do pais levantou-se o enorme cla
mor contra os atentados a liberdade de opiniao. Jornais sus-
pensos, redatores presos e deportados. E enquanto na Assem-
bleia Consti tuinte se discutiam os principios organicos da 
Nova Carta, aos jornais sob o guante da censura era vedada 
a transcrigao dos debates travados no recinto. Nao seria pos-
sivel imaginar semelhante cumulo de violencia, denunciado 
da t r ibuna da Assembleia". 

"Apelava-se, entao, — dizia — para o regime constitucio-
nal iminente . E se bem que a chamada lei infame nao tives-
se sido revogada, ela ao menos delimitava a zona de respon-
sabilidade dos crimes de imprensa, situagao de certo delicada, 
mas preferivel a vontade inapelavel, ao capricho, ao arbitrio 
dos agentes do poder discricionario. A imprensa t inha sau-
dades da lei infame!" 

"Que aconteceu, porem? Nas vesperas de ser promul-
gada a Constituigao, a 14 de julho, precisamente, era substi-
tu ida a malsinada lei pelo decreto 24.776. Os 37 artigos da 
infame desdobravam-se nos 70 do decreto elaborado sob as 
vistas e inspiragao do jornalista Antunes Maciel. Novas desi-
lusoes. Novo desencanto! O decreto de 14 de julho nada mais 
e do que a lei celerada (20), refeita com requintes de per-
fidia". 

fi que "a comissao encarregada de elaborar a ultima, 
longe de amenizar os horrores da primeira, procurou cercear 
ainda mais a liberdade de critica, ja de si tao precaria, apro-
veitando disposigoes repudiadas pela Camara em 1923 e 
acrescentando outras que tornam impossivel a fungao de jor
nais e empresas jornalisticas e a triste profissao do jorna-
lismo (21) . 

(20) O Jornal do Commercio, edigao de 1° de Janeiro de 1935, veio a 
publ icar , na Integra, a nova lei de imprensa , "a mais in fame" . 

(21) E m edi tor ia l de 23 de ou tubro de 1934, o Jornal do Commercio 
vol tou a prof l igar a nova lei de imprensa , " ins t rumento de t o r t u r a " a r ran-
j ado "sob o pat rocinio de u m minis t ro- jornal is ta — o sr. An tunes Maciel 
— e feito sob as vistas do r ep re sen t an t e da Associacao Brasi le i ra de Im
prensa , guarda que deve ser, a ler ta sent inela dos interesses supremos da 
ins t i tu icao" . 

Dizia-se, no ar t igo, que, podendo escapar as malhas da "lei infamis-
sima", nao escapava o jornal is ta a emboscada nos e rmos das es t radas ; ou 
en tao fechavam-se as por tas dos jorna is ; impedia-se- lhes a circulagao; rom-
piam-se- lhes as edigoes no meio da rua ; faziam-se apreensoes; p rend iam-se 
e depor tavam-se jo rna l i s t a s . E o impress ionante de tudo, segundo o a r t i -
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Costa Rego, redator-chefe do Correio da Manha, do Rio 
de Janeiro, em artigo especial para a mencionada edigao, es-
creveu: "O reaparecimento do Jornal do Commercio e uma 
prova da inutilidade da violencia. A forga interrompe, mas 
nao extingue, o curso das ideias". E adiantou: "A revolugao 
de 1930 era pregada em nome da liberdade — da liberdade 
em todos os seus sentidos, mas principalmente da liberdade 
de imprensa. No dia da vitoria, o que logo se destruiu foram 
OS jornais. Aqui, no Rio, em Sao Paulo, na generalidade dos 
Estados, o fato ocorreu, irreparavel, fulminante, simultaneo, 
como se estivesse concertado em um piano de campanha . 
Contudo, nao e s t a v a . . . Obedeceu, unicamente, ao instinto 
das massas, quando, apos o triunfo, en t ram a imaginar que 
o mesmo instrumento que Ihes deu o exito pode arranca-lo. 
Comega neste instante o fenomeno da queda dos idolos. 

"Explica-se, assim, que os revolucionarios de 1930, que 
prepararam o campo de sua insurreicao a sombra da liber
dade de imprensa, contra a imprensa logo se houvessem pre-
cavido, ao Ihes tocar o poder. Destruindo os jornais — os 
jornais de adversarios, bem entendido —, eles t inham a ilu-
sao de que a mesma arma de seu manejo nao serviria jamais 
para o manejo alheio". 

Voltando a referir-se ao reaparecimento do matut ino, con-
cluiu o jornalista alagoano: "Que ha, dentro desses quatro 
anos de seu silencio? Ha lutas, esforgos, contendas — e ha, 
sobretudo, um mundo de decepgoes. Feneceram muitas espe-
rangas. So uma verdade subsiste: a forga abate os idolos; os 
idolos, porem, voltam a ser a fonte de novos desejos e de uma 
vida nova". 

A edigao apresentou, a par de copiosa publicidade comer-
cial, colaboragao assinada por Mario Melo, Otavio Domingues, 
Mario Sete, Raimundo Viana Ribeiro, Antonio Zozaia, Piran-
delo (traduzido por L. C ) , Leopoldo Luis dos Santos, Wal-
demar Lopes, Ulisses Pernambucano, Brito Alves, Samuel 
Scares, Eduardo de Morals, Nair de Andrade, etc., alem das 
paginas: "Vida Artistica", "Cinematografia", "Jornal das 

culista, era a indiferenga da Associagao Brasileira de Imprensa, que, em 
face de qualquer atentado, respondia com "um telegrama laconico", ate 
parecendo que pedia "desculpas aos poderosos do dia por estar cumprindo 
o seu dever". 

Concluindo, citava "o caso monstruoso" do jornalista Aparicio Torelly, 
diretor d'A Manha e do Jornal do Povo, quando a A. B. I., "mais uma 
vez", pos "em evidencia a sua inutilidade como orgao de classe que resol-
veu nao cumprir o seu dever". 
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Criancas", "Pagina Feminina" e "Mala dos Estados", inician-
do-se o folhetim "A Toutinegra do Moinho", de Emile Riche-
bourg . 

O ressurgimento deu lugar a manifestagoes populares de 
regozijo, inclusive a exibigao de cordoes carnavalescos, que 
desfilaram pela rua do Imperador, diante do edificio do Jornal, 
feericamente i luminado. 

Encetada, pois, a segunda fase de sua existencia, adotou 
a seguinte tabela de assinaturas: ano — 50$000; semestre — 
27$000; para o exterior: ano — 80$000, continuando o niime-
ro avulso a ser vendido a 200 reis. 

Parmaneceu o feitio anter iormente mantido, a saber: 1* 
pagina — Informagoes Telegraficas, com manchetes de tipo 
invariavel e, no centro, ocupando duas colunas, em tipo ita-
lico, a correspondencia epistolar do estrangeiro; 2^ — "Oni-
bus", "RepartigSes Publicas", "Na Policia e nas Ruas" e "Re-
vista de Imprensa"; 3^ — a cronica de aber tura "Duas pala-
vras", assinada A. M. (Adalberto Marroquim); artigo de 
fundo, sueltos, reportagens e noticias; 5* — continuagao do 
servigo telegrafico de Primeira Hora; Ultima pagina — tele-
gramas de u l t ima Hora, "Registo" (socials), "Coisas Politi-
cas", notas e entrevistas ou reportagens ligeiras; nas outras 
paginas, a par de ineditoriais e anuncios, as segoes: "Reli-
giosas", muito ampla; "Desportos"; "Notas Economicas e 
Financeiras"; Radiocultura"; Pela Instrugao"; "Revista Fo-
rense"; "Telas e Palcos" (cronicas de D . ) ; "Notas de Arte" 
("A proposito. . . " ) , por W; Associagoes; Correspondencia da 
Alemanha, por Carlos Schwarz, mant ida pela Central Alema 
de Fomento do Turismo; "Jornal da Praga" e "Navegagao". 

As quintas-feiras conservava-se a pagina "Vida de Direi-
to", com artigos de jurisprudencia e doutrina assinados por 
Odilon Nestor, Soriano Neto, Nehemias Gueiros, Pedro Cahu, 
Gil Duarte , Rodolfo Aureliano, Rodrigues de Carvalho, Joao 
Domingos da Fonseca e outros. Aos domingos eram incor-
poradas a edigao comum as paginas de arte, feminina e 
cinematografica e, raramente , uma especializada de Litera-
t u r a . 

Na "Vida Artistica", a cargo de Valdemar de Oliveira, 
colaboravam, entre outros, Jose Julio Rodrigues, Tarsila do 
Amaral, Miguel Jasseli, Mario Sete, Nelson Vaz, Alfredo de 
Medeiros, que depois criou "O meu Conservatorio"; Umber-
to de Alencar, Jose Penante, Renato Viana, Filgueira Filho, 
Mario de Andrade e Renato de Almeida. Da pagina dirigida 
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pela escritora Edna Leite Gueiros, que nao faltava com sua 
propria cronica, foram colaboradoras: Iraci Ipirapuan Lopes, 
Isnar de Moura, Edwiges de Sa Pereira, etc . Nas interva-
ladas paginas de Literatura apareciam Adalberto Marro-
quim, como poeta, Rubens Saldanha, Gois Filho, Mario Sete, 
Nilo Pereira, Telmo Vergara, Jose Maria Belo, Nelson Pinto, 
Nelson de Alcantara, Fernando de Oliveira Mota, Cleomenes 
Campos e outros. 

Ao reencetar o Jomal do Commercio sua circulagao (22), 
alem do redator-secretario Caio Pereira, voltaram aos seus 
postos varies redatores da primeira fase, sendo admitidos ou
tros, a saber: Adalberto Marroquim — editorialista e autor 
da cronica "Notas Avulsas" (ate 31 de dezembro); Osvaldo 
Ferreira — sub-secretario; Fernando de Oliveira Mota — no-
ticiarista; J . Mendonga Junior — tradutor de telegramas; 
Danilo Lobo Torreao — cronista cinematografico. Nehemias 
Gueiros foi, ao mesmo tempo, redator e consultor juridico 
da empresa. Para a gerencia entrou Luis Fragoso e, para 
a carteira de contabilidade, Alcides Ferraz, continuando An
tonio Leitao, por demais zeloso, como encarregado do Caixa. 

Waldemar Lopes, que ja representara o Jornal, em de
zembro, junto ao Congresso de Ensino Regional da Bahia, 
tornou-se, em 1935, redator de editorials. Outros jornalistas 
foram admitidos no decorrer do ano, tais como: Heli Leitao, 
editorialista, que tambem assumiu a responsabilidade das 
"Notas Avulsas", no que foi substituido, a 6 de agosto, por 
F . M. (Fernando Mota); Alvaro de Assis, editorialista, por 
tempo reduzido; Jose de Oliveira Leite e Francisco Marro
quim, encarregados de entrevistar personalidades, sobretudo 
a bordo de navios; Jose Hoel da Nobrega Simoes, auxiliar 
da redacao; Joao Jose Ribeiro, noticiarista; Eudes Barros, 
comentarista, por curto periodo. A revisao, alem de Otacilio 
Machado e Agricio Salgado Calheiros, vindos da fase ante
rior, contou com Valdemar Claudino de Paiva, Jose de Ari-
mateia Dias de Oliveira, Adauto Bezerra de Araujo e, depois, 
Devaldo Borges Alheiros Dias e Dercilos Castelo Branco. Ser-

(22) Da cronica de Zeno (Anibal Fernandes) , n'O Estado, a proposito 
do reapa iec imento da folha: "Falando do Jornal do Commercio, nao se 
poderia esquecer uma das expressoes mais nobres e mais preclaras do 
jornalisnno pernambucano , o grande jornal is ta e o grande orador Anisio 
Galvao, meio boemio, meio desleixado no vestir, meio filosofo, como se 
diz na giria, mas um perfeito piofissional e um homem de bem em toda 
l inha" . , I 
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viqo de recepgao radiotelegrafica a cargo de Alexandre Kruse 
e Jose Magno. 

Desde 9 de novembro do ano anterior, o Jornal do Com-
mercio, sempre preocupado em ter maior quantidade de lei-
tores, vinha distribuindo cupoes, 35 dos quais, reunidos, da-
vam direito a um bonus para sorteio atraves da Loteria Fe
deral, a cujos felizardos eram distribuidos premios, desde 
lOSOOO ate uma casa de moradia, no valor de 25.000S000. 
Aniincios coloridos, de pagina inteira (a primeira), faziam 
a propaganda do sorteio. 

Monteiro de Morals, Leao M. Tavares Bastos, Eduardo 
de Morals ("Coisas Diversas"), Jose Estelita, Gileno De 
Carli, Mario Melo e (da Rede Jornalistica das Edicoes Cul-
tu ra Brasileira) Erico Verissimo, Agriplno Grieco, Brlto Bro-
ca, e tc . , eram colaboradores. 

A edigao de 3 de abril de 1935, comemoratlva da data 
da fundagao do matut ino, reuniu 32 paginas (duas secoes), 
constituida a primeira de uma alegoria representando a pas-
sagem do tempo: 1930 — o velho predio, entre labaredas; 
1935 — o novo, entre louros. No texto, colaboracao especial 
de Ubaldo Soares, Jose Euclides, Valdemar de Oliveira, Tel-
mo Vergara, Pimentel Gomes, Newton Beleza, Antiogenes 
Cordeiro, Fernando de Oliveira Mota, Gilberto Osorio de An-
drade, Ascendino Lelte, Joaquim Alves, Marcos Muniz, De 
Cavalcanti Freitas, Manuel Ribeiro e Oscar Brandao. Varias 
paginas enfelxavam publicidade comercial da Paralba. 

No referido mes de abril adoeceu Calo Pereira, ficando 
Luiz do Nasclmento a responder pela secretaria da redacao 
por algumas semanas, dele recebendo instrucoes, que as 
mandava do proprio leito, para que se nao alterasse a orien-
tagao do jornal . 

Em artigo de 2 de julho, o Jornal asslnalava o perigo 
que o regime democratico vinha atravessando, de modo a 
tornar necessarlas dlretivas homogeneas e mais acatamen-
to a autorldade do governo ante a "indlssimulavel confusao 
e incerteza" que vivia a nacionalidade. Combatia as ideolo-
gias dissolventes, dizendo que o Integralismo e o Alianclsmo, 
ambos extremistas, semeavam amarguras. "O Brasil — acen-
tuava — caminha para dias sombrlos e funestos". Embora 
divergissem, na aparencia, Integralismo e Comunlsmo, a 
Llberal-Democracia os t inha como "Inimlgos inconciliaveis e 
de temlbilidade igual". Findou concitando o governo a 
combater as duas correntes extremistas que agitavam o pais. 
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O "batelao" (23) do dia 13 trazia o titulo: "Apesar da 
gravidade da situagao nacional, certos politicos brasileiros ja 
comegam a agir, a servico das suas ambigoes, cuidando da 
sucessao do sr. Getulio Vargas". Outra extensa epigrafe, a de 
2 de agosto: "Enquanto o pais atravessa uma das crises mais 
graves, o governo continua a malbaratar os dinheiros publi-
cos, com despesas adiaveis e inuteis". 

Passando da politica as financas, o editorial de 21 de 
setembro louvou a medida do ministro da Fazenda, que redu-
^iu cinquenta por cento na "quota cambial para o papel de 
xmprensa importado". 

Nada obstante, aumentava-se, no dia seguinte, para 300 
reis, o prego do exemplar, e as assinaturas anual e semestral 
para 55S000 e 30S000, respectivamente, medida tomada me-
diante acordo com as demais empresas jornalisticas, "em 
virtude da situacao cambial", que vinha "determinando o 
aumento do prego do material usado na confecgao do jornal". 
Tal providencia, segundo a nota conjunta divulgada, nao 
visava "lucro de qualidade alguma para as empresas. Muito 
ao contrario, foi adotada em beneficio do publico", que, de 
modo contrario, teria o numero de paginas reduzido e, con-
sequentemente, diminuido o servico informativo. 

A 29 do referido mes iniciava-se a publicacao semanal 
de uma pagina de reportagem internacional ilustrada, quase 
sempre historiando acontecimentos criminals de grande vul-
to, ja recebida, pela empresa, fundida em matriz. 

Na mesma data um artigo de fundo dizia, inicialmen-
te: "Preparemo-nos para a guerra". Delineavam-se, ja entao, 
"perspectivas tenebrosas", afirmando o editorialista que a 
conflagragao viria. O que veio, no mes seguinte, foi a luta 
entre a Italia e a Abissinia, ficando a guerra mundial para 
depois. 

Em setembro de 1935, Waldemar Lopes, que havia subs-
tituido Osvaldo Ferreira na sub-secretaria, foi enviado a Ex-
posigao Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde efetivou 
completa cobertura noticiosa do conclave. Enquanto isto, 
adoecia, em recidiva, o secretario Caio Pereira, voltando Nas-
cimento, que chefiava o servigo telegrafico, a responder, 

(23) Era assim denominado, na redagao, o editorial da ul t ima pagina, 
devido ao extenso conteudo. 
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duran te outro mes, pela secretaria (24). De regresso, assu-
miu-a Waldemar, em carater interlno, uma vez que o t i tu
lar nao pudera, mesmo apos a convalescenga, reencetar tao 
ardua tarefa, responsabilizando-se, embora, por servigos re-
dacionais que o nao prendessem no expediente no tu rno . A 
epoca, foram admitidos no corpo redacional Samuel Soares 
e Israel Fonseca, o primeiro na qualidade de sub-secretario. 
E, precisamente no mes de outubro, iniciava Nilo Pereira a 
fungao de redator de editorials. 

A edigao de Natal de 1935 constou de 56 paginas, distri-
buidas em tres secoes, figurando, na primeira daquelas, ex-
pressiva alegoria de Heinr Moser, sob a epigrafe: "Paz n a 
terra aos homens" . No texto, vasta colaboragao de escritores 
de nomeada, as paginas especializadas do costume e copiosa 
publicidade comercial, nao so local, mas dos Estados da Bahia 
e da Para iba . 

A 1° de Janeiro de 1936, a edigao comum, de 20 paginas, 
exibiu, na primeira, outra alegoria de Heinr Moser, represen-
tando o tempo: um velho, de longas barbas, tacape a mao, 
destruia o ult imo algarismo do ano findo, enquanto, em pia
no superior, uma crianga acabava de colocar no devido lugar 
o 6 de 1936, encimado pelas palavras "Feliz Ano". 

Voltaram a ser divulgadas as "Noticias da Alemanha", 
da Central Alema de Fomento do Turismo. A 19 de Janeiro, 
iniciava-se a inclusao, aos domingos e quintas-feiras, de um 
Suplemento Carnavalesco, de seis paginas ilustradas, visan-
do a "assegurar sua melhor cooperagao ao brilho e ao entu-
siasmo das festas r̂ e Momo", que ja se anunciavam, na ci-
dade, "atraves de perspectivas muito animadoras" . Publi-
caria "nao apenas noticias, mas frase? chistosas, comenta-
rios, versos, perfis pitorescos", de auto»-ia do pessoal da re-
dagao e "de toda a gente de espirito" que quisesse colaborar. 
Sob o titulo "Sugestoes" (para fantasias) , cada edigao es-
tampava um figurino de Luis Jardim, em quatro colunas. 
Pagina inteira era dedicada a originals de musicas carnava-

(24) Apesar de enfermo, Caio Pereira, como da vez anterior, fazia 
questao de orientar o servigo do jornal, manuseando os originais de maior 
responsabilidade e fornecendo instrugoes diarias, quer quando visitado em 
sua residencia, quer atraves de bilhetes, as vezes ja alta noite, patentean-
do desmedido interesse, no sentido de nao serem alteradas as normas tra-
gadas de absoluto criterio na informagao e no comentario. Alguns desses 
notaveis bilhetes acham-se reproduzidos no capitulo especial do livro "Ro-
teiro de Jornalistas Pernambucanos" sobi-e a personalidade de Caio Pereira 
como homem de imprensa. 



j g ^ LUIZ DO NASCIMENTO 

lescas. Inst.ituiu-se concurso de frases chistosas e a ul t ima 
pagina inseria anuncios coloridos. O texto apresentava-se 
repleto de caricaturas, tendo como autores Francisco Lauria, 
Felix e outros desenhistas, que ilustravam perfis, em versos, 
de personalidades politicas, comerciantes, industrials, advo-
gados, medicos, professores e jornalistas. Uma das segoes 
mais interessantes t inha o titulo "Caricaturas de Estilo", 
constituida de cronicas ou artigos "assinados" por Osvaldo 
Machado, Anibal Fernandes, Nilo Pereira, Caio Pereira, Oscar 
Pereira, Mario Melo, Vicente Fitioaldi e Alfredo Medeiros, 
todos, na realidade, da lavra de Valdemar de Oliveira. 

Eram responsaveis pelos Suplementos Carnavalescos: 
Waldemar Lopes, o idealizador, e Fernandes da Costa, aju-
dados por outros redatores do jornal, tendo a colaboragao, 
ainda, de Austro Costa, metamorfcseado em Joao-da-Rua-
Nova, e Arnaldo Lopes, feito Policaipo-e-Candoquinha ou 
Flavio da Mauricea. 

O derradeiro Suplemento da serie teve a data de 23 de 
fevereiro, domingo gordo do Carnaval, reunindo 16 paginas 
(de uma edigao total de 32), ocupada a primeira pela alego-
ria "Pierrot. & Colombina", autoria de Luis Ja rd im. Ocor-
reu, no dia seguinte, uma edigao extraordinaria, de doze 
pdginas, onze das quais repetidas. 

A 6 de fevereii'o havia comegado a divulgar-se, as quin-
tas-feiras, passando, em marco, para os domingos, o "Jornal 
das Criangas", em pagina inteira, tendo como materia cen
tral, ocupando seis colunas, a historia fantastica, em qua-
drinhos, "Brick Bradford", que continuou indefinidamente. 
Subiu para 28 a quantidade de paginas das edigoes domini-
cais, inclusive oito, as vezes dez, do Suplemento. Nos dias 
liteis iam ate 18 paginas. Colaboragao de Jorge de Lima, 
Genolino Amado, Odilo Costa Filho, Afonso Costa, Jorge 
Martins Rodrigues, Benedito Silva, Marques Rebelo, Josue 
de Castro, Umberto Carneiro, Lauro Borba, Luis Martins, 
Eduardo de Morals, Mario Melo, Mario Sete, Diocleciano Pe
reira Lima, Hildebrando de Meneses, Sousa Barros, Sergio 
Millet, Nilo Pereira, R. Magalhaes Junior, Austro Costa, Al-
varus de Oliveira, Samuel Campelo, Otavio Morals, Celio Mei-
ra, Jeronimo Gueiros, o filologo de "A disciplina da lingua-
gem", etc. Nas quintas-feiras ocorriam duas paginas espe-
ciais: "Vida de Direito" e "Reportagens Internacionais". No
vas paginas domingueiras: "Hortas e Campos", "Notas Eco-
nomicas e Financeiras" e "Atraves do Mundo" . 

O numero de aniversario de 3 de abril de 1936 constou 
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de duas segoes, num total de 40 paginas, ilustrada a inicial 
por Luis Jard im. 

A 1° de maio, o Jornal do Commercio prestou significa-
tiva homenagem a Alemanha, dedicando seis paginas a lou-
vacao de Adolf Hitler e suas realizacoes sob o regime nazista, 
completadas com anuncios das casas comerciais alemas do 
Recife. A primeira apresentou alegoria de motivos alemaes, 
tendo ao centro grande cruz swastica e os dizeres: "Tag Der 
Arbeit brasilien — 1936". 

Mediante carta dirigida a empresa, renunciaram seus 
lugares de diretor-presidente e diretor-secretario da socieda-
de anonima, respectivamente, Jose Pessoa de Queiroz e Fer
nando Pessoa de Queiroz, sendo substituidos, em assembleia 
realizada a 13 de maio, por Henrique Marques de Holanda 
Cavalcanti (Barao de Suassuna) e Caio Pereira. 

Nos editorials da terceira e da ultima pagina, ventilava 
o matut ino os problemas mais diversos, nao so referentes a 
politica nacional e internacional, com os extremismos de per-
meio, mas de natureza economica ou social, inclusive Saude 
Piiblica, Fixagao do Trabalhador Nordestino, Menores Aban-
donados e Alta de Generos Alimenticios. Dentro do setor 
internacional, ainda no decurso de margo, o chamado "ba-
telao" manteve, durante varios dias, a mesma epigrafe: 
"Acentua-se, cada vez mais, a perspectiva duma conflagra-
gao europeia". 

M. , ou seja, Mario Melo, vinha escrevendo "Notas His-
toricas", e Y. (assim oculto Waldemar Lopes) redigiu, de 
junho a novembro, o comentario sob o titulo "Todo Domin
go", num quadro de duas colunas, abrindo a pagina "Hortas 
e Campos". 

Solenizando o centenario natalicio de Carlos Gomes, fo-
ram dedicadas, na edigao de 11 de junho, tres paginas ("Vida 
Artistica") ao historico da vida e da obra do grande compo
sitor brasileiro, numa organizagao de Valdemar de Oliveira. 

O Jornal passou a solenizar outra data: a do aniversa-
rio (o segundo) do seu reaparecimento. Assim e que circu-
lou, a 30 de setembro de 1936, com 40 paginas, em dois ca-
dernos, boa alegoria de Percy Lau, na primeira, representan-
do o trabalho jornalistico; um pouco de literatura e publi-
cidade de municipios cearenses. 

Diante da elevacao "verificada no prego do material de 
jornal", "sobretudo o papel de imprensa", aumentou-se para 
400 reis o custo do exemplar, aos domingos, isto a partir de 
4 de outubro. 
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Com bastante antecipagao, ainda a 22 do mes referido, 
iniciou atraente segao carnavalesca, com epigrafe em oito 
colunas, incluindo concurso de fantasias, cujos modelos 
eram moldados nos indumentos em uso na epoca da funda-
gao do Recife, de acordo com o programa, de natureza edu-
cacional, estabelecido pela Federagao Carnavalesca. Visava-
se a "moldar o Carnaval no sentido do tradicionalismo his-
torico, fazendo reviver costumes nossos, tipos da nossa his-
toria, fatos que nos educam". 

Em dezembro, continuando no mes seguinte, foi desfe-
chada, atraves de longos editorials, forte campanha contra 
a atuagao do industrial Manuel Batista da Silva, na presi-
dencia do Sindicato dos Usineiros de Pernambuco. 

Nesse ultimo mes do ano, precisamente a 24, "forgado 
pelo seu estado de saiide, consequente da grave doenga que 
o acometeu gravemente", deixou Caio Pereira, definitiva-
mente, as fungoes de redator-secretario, cargo que exercera 
"com o devotamento, o tacto e a inteligencia a que todos 
fazemos justiga" — dizia a nota redacional a respeito, acen-
tuando: 

"Todavia, nao nos privara ele de sua dedicada coopera-
gao em tudo quanto respeita a vida deste orgao, que muito 
Ihe deve, desde que continuara como seu redator e como 
diretor-secretario da Empresa Jornal do Commercio S. A. 

"Ha cerca de um ano nas fungoes interinas de secreta-
rio deste jornal, passou a efetividade do aludido cargo o sr. 
Waldemar Lopes, que se revelou, durante a interinidade, um 
companheiro operoso e inteligente, capaz do melhor desem-
penho a encargo de tamanha responsabilidade". 

As edigoes de Natal (36 paginas) e de Ano Novo apre-
sentaram alegorias de pagina inteira, a primeira das quais 
de autoria de Percy Lau, a bico-de-pena. 

Editorial de 8 de Janeiro de 1937 declarava que, com a 
ida de Agamenon Magalhaes para a pasta da Justiga, segun-
do O Globo, do Rio, se cogitava "de reformar a censura a 
imprensa, tornando-a mais racional e procurando-se melhor 
entendimento a respeito entre os poderes publicos e a dire-
gao dos orgaos de publicidade". 

Noutro artigo, no dia seguinte, lia-se: "A censura a 
imprensa, tal como esta sendo exercida, so serve para cor-
romper os costumes e autorizar os abusos, pois as autorida-
des podem prevaricar a sombra dessa impunidade garan-
tida". 

O Carnaval do ano referido, cuja aproximagao ocupava 
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tanto espago, chegou a 7 de fevereiro, quando Ihe foram 
dedicadas varias paginas, ilustrando a primeira bela pintu-
ra de Heinr Moser: palhaco e violao, nas cores lirio e preta. 
Materia profusa e producoes especificas de Austro Costa, 
Mario Melo e Stenio de Sa. 

Enquanto isto, prolongava-se, "cada vez mais acesa, 
mais impiedosa", a luta que ensanguentava a Espanha, con-
soante a epigrafe permanente da copiosa materia telegrafi-
ca alusiva, plantada em cinco colunas, substituida, dois me-
ses apos, pela seguinte: "Prossegue, sem descontinuidade, a 
guerra c iv i l . . . " . E mais dois meses adiante: "Continua, 
com seus horrores. . . " . Outro titulo de cinco colunas tra-
tava da guerra sino-japonesa. 

Despedindo-se Luis Fragoso da empresa, assumiu Samuel 
Soares a gerencia a 17 de fevereiro, ainda 1937, oportuni-
dade em que Israel Fonseca passou a categoria de sub-secre-
tario da redacao. 

A edicao dedicada ao aniversario da primeira fase do 
matutino — 3 de abril, de apenas 30 paginas (abolida a 
praxe da alegoria), foi uma das melhores apresentadas, tra-
zendo trabalhos de colaboracao assinados por Luis da Cama-
ra Cascudo, Francisco Pati, Sud Menuci, De Matos Pinto, 
Otavio Domingues, Nehemias Gueiros, Lucio Cardoso, Sar-
mento de Beires, Mota Filho, Murilo Mendes, Rodrigues de 
Melo, Pedro Calmon, F . Pompeu do Amaral, Rubens do 
Amaral, Jose Palmerio, Berilo Neves, Raul de Polilo, Rubem 
Braga, Candido O. Barbosa, Maximo de Moura Santos, Ma
nuel Bandeira, Valdemar de Oliveira, Alberto Conte, Tasso 
da Silveira, Lucia Miguel Pereira, Seve-Leite, E. Mascare-
nhas, Guilherme de Almeida, Olivio Montenegro, Josue de 
Castro, Marques Rebelo e autores estrangeiros. 

No dia seguinte, o "batelao" da ultima pagina, ocupan-
do tres colunas, elogiava a atitude do Governador Carlos de 
Lima Cavalcanti, que definira a atitude oficial de Pernam-
buco sobre a sucessao presidencial, ao declarar-se contra as 
"candidaturas saidas dos mesmos processos contra os quais 
se levantou o pais inteiro, em 1930". 

Novamente, foi a edigao de 1 de maio de 1937 em parte 
dedicada a Alemanha, com a cruz swastica na primeira e 
mais quatro paginas de materia relativa aos feitos do regime 
hitlerista, entremeada de anuncios fornecidos pela colonia 
alema. " 

Achando-se a politica nacional em efervescencia, o ma
tutino deu-lhe grande cobertura, divulgando amplo servigo 
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telegrafico e longos comentarios, entre os quais o artigo de 
18 de maio, a cerca da "definigao de campos, a bem da ordem 
e do regime", constituida pelo langamento da candidatura 
Armando de Sales Oliveira a sucessao presidencial, pelo 
Partido Constitucionalista de Sao Paulo. Dias depois, a 21, 
concitava as coirentes oficiosas federals a se definirem, pois 
o pais nao podia viver em tal inquietagao. Ate que, segundo 
o editorial de 26, elementos ligados ao Catete, "atingindo o 
epilogo de suas famosas coordenagoes", resolveram escolher, 
como seu candidate, o nome de Jose Americo de Almeida. 

A esse tempo, ja o artigo de fundo da terceira pagina 
fora exclusivamente destinado a assuntos de natureza inter-
nacional. 

O editorial de 18 de junho 1937, sob o titulo "O gover-
no nefasto", analisou a atuagao politica de Getiilio Vargas, 
a aproximagao da "hora lenta e ingloria do seu ocaso"; ia 
ele "caminhando, taciturno, para o poente, saudoso da som-
bra amiga das aguias republicanas, que Ihe deram a ilusao 
de um Capitolio perene". No dia 30, voltava a focalizar "a 
agao dissolvente, autoritaria e deleteria de Getulio Vargas 
em todos os departamentos da vida nacional". 

Em seguida a uma serie de artigos semelhantes, o de 25 
de setembro ocupou-se do fracasso dos "chamados ideais re-
volucionarios", a proposito da distingao que se vinha fazen-
do entre Republica Nova e Republica Velha, "procurando 
separar dois termos, duas mentalidades, dois periodos his-
toricos". 

"Isso nao passa — acentuava o editorialista — de uma 
afronta a nogao mesma de patria. O Brasil nao e uma divi-
sao de tempos, de mentalidades, de fatos e circunstancias; 
ele e uno, indiviso e intangivel na sua integridade fisica 
como na sua intangibilidade historica, constituindo um blo-
co infrangivel, gragas a espiritualidade e a seguranga de sua 
formacao". 

Mais adiante, dizia "que essa Republica Nova nao pode, 
de maneira nenhuma, ser comparada a Republica Velha, 
porque e, antes de tudo, a Republica Velhaca, matreira, trai-
coeira, malabarista, solerte, disfargada". 

Concluiu afirmando que a famosa Republica Nova "ilu-
diu, ludibriou, enganou e traiu a si mesma e ao povo". 

A edigao de 7 de setembro homenageou Portugal, estam-
pando alegoria, na primeira pagina, das caravelas de Pedro 
Alvares Cabral. 

Enchiam as paginas do Jornal sucessivas reportagens, 
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amplo noticiario, artigos, quase diarios, de Mario Melo; a 
cronica "Cooperativismo", enorme serie, de Manuel Barbo-
sa; comentarios sobre Escotismo, do capitao Rubens de 
Lima, etc. 

Instalado que foi, a 10 de novembro de 1937, regime dis-
cricionario no Brasil e decretada, em consequencia, a inter-
vengao federal em Pernambuco, divulgou a folha conserva-
dora, no terceiro dia, ocupando tres paginas, o texto da 
Constituigao do Estado Novo, comentado, no "batelao", sob 
o titulo "A nova Constituigao federal corresponde as neces-
sidades do pais". No dia imediato, aplaudia um discurso do 
ditador Getulio Vargas, a respeito da transformagao politica 
a que o pais acabava de assistir. 

No primeiro dia de 1938 ingressou Esmaragdo Marro-
quim no corpo redacional e a 9 de fevereiro assumia a fun-
gao de redator-secretario, em substituigao a Waldemar Lo
pes, que, dias apos, tomava o caminho do Rio de Janeiro, a 
fim de desempenhar importante cargo no Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatistica. 

Encontrando-se no Recife, foi entrevistado pela reporta-
gem 0 Conde Ernesto Pereira Carneiro, presidente da S. A. 
Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que assim se manifestou 
em torno de momentoso assunto: 

"A situagao atual da imprensa e dificilima. O papel, que 
custava, em agosto de 1937, oito libras, custa, hoje, dezesseis 
libras e dez xelins, o que vale dizer que houve um aumento, 
d'j cinco meses para ca, de mais de cem por cento. 

"Outra circunstancia alarmante para a vida da impren
sa brasileira foi a perda do cambio oficial, que a beneficia-
va grandemente, de vez que o papel era pago, em libra, a ra-
zao de 66$000, o que favorecia o equilibrio financeiro das em-
presas. Perdido, pois, esse auxilio do governo federal, passa-
ram, as empresas jornalisticas, a pagar o papel ao prego de 
libra de 89$500. 

"Como se as dificuldades ja nao bastassem, as empresas, 
como OS demais importadores de mercadorias estrangeiras, 
sao ainda obrigadas a pagar tres por cento sobre o papel ou 
qualquer outra materia prima importada para fabricagao do 
jornal, o que significa dizer que pagarao a libra a razao de 
92$500. 

"Ninguem se iluda: a indiistria jornalistica, no Brasil, 
e uma indiistria precarissima, nao so pelo nosso elevado coe-
ficiente de analfabetismo, como, ainda, porque, dada a ine-
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xistencia a tua l de mater ia prima, no Brasil, somos forgados 
a compra-la no estrangeiro, a peso de ouro" . 

Na edicao do dia 11, entrevistado, t ambem, a proposito, 
acentuou Carlos Rios, presidente da Associacao da Impren-
sa de Pernambuco: "O problema do encarecimento do prego 
do papel para a imprensa e de carater permanente . De todos 
OS paises, mesmo os de condigoes mais favoraveis, chegam-
nos noticias das preocupagoes e das providencias sugeridas 
pela gravidade da con jun tura" . 

Reencetou Luiz Delgado sua an t iga fungao redacional 
(da qual se afastara em fins de 1929, pa ra exercer cargos 
de relevo no Estado) , voltando a firmar, com as iniciais, a 
par t i r de 11 de fevereiro de 1938, a tradicional cronica diaria 
"Notas Avulsas" (25), que estava saindc sem ass inatura , 
apesar de redigida por Fernando de Oliveira Mota . Coube-
Ihe mais a tarefa de produzir o "batelao" da ul t ima pagina, 
em face do afastamento de Nilo Pereira, que ia ocupar posto 
de confianca na Interventor ia . Tambem no mes de feverei
ro elevou-se para 120S000 o custo da anual idade dest inada 
ao Exterior. 

O Carnaval do ano nao mereceu o destaque dos prece-
dentes . Constou, apenas, do noticiario comum e, a inda as-
sim, reduzido, mesmo no dia principal; a "Vida Artist ica" 
e que divulgou trabalhos alusivos, assinados por Valdemar 
de Oliveira, Mario Melo, Mario de Andrade e Ovidio Cunha. 
Nos anos a seguir, manteve o Jorna l a mesma norma, acres-
centando ao noticiario amplo service telegrafico dos festejos 
de Momo em outros pontos do pais . 

A edigao de aniversario desse ano (46 paginas, em tres 
segoes), a 3 de abril, alem da mater ia especializada do Su-
plemento dominical, apresentou escolhida colaboragao de 
Rubens do Amaral , Cleomenes Campos, Joaquim Cardoso, 
Austro Costa, Abelardo Jurema, Jorge de Lima, Mario Melo, 
Adalberto Cavalcanti, Max Fleiuss, Cristiano Viegas, Otavio 
Bezerra, Berilo Neves, F . Pompeu do Amaral , Antonio Mar
tins, F. de Sousa, Mario Sete, Graciliano Ramos, Jose Lins 
do Rego, Coriolano de Medeiros, Bernard Roy, Godofredo 

(25) "Cada uma daquelas Notas e um depoimento, e uma ligao des-
pretensiosa, e um pedago de sensibilidade, e um grito, e um clamor, e um 
poema ou uma apostrofe de um homem, por assim dizer, acuado diante 
do mundo. Cada uma delas e uma joia pequenina que o seu autor joga, 
com pontualidade, para o publico" (Francisco Juliao, no artigo "Delgado 
— um cristao peripatetico", revista Capibaribe, julho, 1946). 
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Freire, Pinto Ferreira, Alfredo Sotero, Marques Rebelo, J . 
L. Brown, Batista Pelegrini, Glenn Frank, Emilio dos Anjos, 
Jack Dempsey, Luis Pinto e Brandao Cavalcanti . 

Continuou a folha sua trajetoria, bem comentando e 
informando. A 1 de novembro, doze paginas da edigao do 
dia foram dedicadas a Bahia, a sua situagao financeira e 
economica, realizagoes governamentais e artigos asainados 
por escritores daquele Estado. No ano seguinte ocorreu uma 
edigao de aniversario (2 de abril de 1939, domingo), sem 
expressao, com 36 paginas . Havia muito tempo sem pagina 
de Li teratura propriamente dita, a "Pagina Feminina" e que 
divulgava, todos os domingos, poesias de Austro Costa, Israel 
Fonseca, Isnar de Moura, Nilo Tavares, Clelia Silveira, etc . 

Os acontecimentos da Europa, precursores da guerra, 
v inham ocupando extenso espago, atraves de copioso servigo 
telegrafico do Exterior, com grandes titulos nas terceira, 
quinta e ul t ima paginas . A 10 de junho, noticiando a pas-
sagem, pelo Recife, do General Marshall, chefe do Estado 
Maior do Exercito dos Estados Unidos, a primeira pagina 
estampou, como fundo, a bandeira do referido pais, nas suas 
cores reals . 

Faleceu, a 13 de julho de 1939, Caio Pereira (26), que 
insidiosa molestia afastara da chefia do corpo redacional, 
embora continuasse figurando como diretor-secretario admi-
nistrativo da empresa, no que foi substituido, em assembleia 
geral de 29 de julho, pelo gerente Samuel Scares. 

Noticiando, no dia seguinte, com o merecido destaque, 
a perda do jornalista insigne, escreveu o matut ino, entre 
outros encomios: "Era, de si mesmo, um inflamado e nunca 
soube ficar tranquilo e indiferente diante de uma injustiga 
a reparar ou um erro a corrigir. As suas maiores amizades 
— e ele as soube conquistar, grandes e intensas, em todas 
as classes socials — haviam de basear-se n u m respeito co-
m u m a verdade e a razao. Nunca ninguem contou com ele 
para qualquer tarefa escusa e inconfessavel". 

O dia 1 de setembro trouxe a guerra europeia, tao pre-
conizada, e uma edigao extraordinaria, de seis paginas, anun-
ciava, logo na primeira, em vistosos titulos de oito colunas: 
"A Polonia rejeitou a proposta i taliana para uma conferen-

(26) For iniciativa do corpo redacional, que o custeou, foi aposto um 
retrato de Caio Pereira (oleo do pintor polones Dmitri Ismailovitch) na 
sala em que ele trabalhava. 
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cia das cinco potencias". Na ultima pagina, em caracteres 
vermelhos, outro enorme titulo: "Guerra na Europa — Pela 
madrugada de hoje a maquina de guerra alema iniciou seu 
ataque a Polonia". 

Mais duas edigoes circularam, gracas ao excelente ser
vice radio-telegrafico fornecido, com ' exclusividade, pelas 
agendas Transocean (alema) e Associated Press. No dia 
seguinte, explicava o editorial: " . . . d e n t r o de uma patria 
neutra , queremos reafirmar o nosso espirito de neutralida-
de" . "Aos nossos leitores queremos assegurar que nenhuma 
paixao nos a r ras ta ra" . "Entre as partes em luta nao tere-
mos preferencias". 

Na edigao extraordinaria do dia 4, segunda-feira, a par 
do "furo" da declaragao de guerra a Alemanha, pela Franga 
e a Inglaterra, repetia-se, em artigo redacional, que o Jornal 
do Commercio nao tomaria partido "nessa luta, senao o par-
tido da paz universal, que so sera uma realidade depois de 
se ter irradiado de cada coracao e de cada inteligencia". 

Enquanto isto, realizava-se, no Recife, um Congresso 
Eucaristico Nacional, instalado no dia 2, cuja cobertura no-
ticiosa e fotografica foi intensa. 

Logo mais, em nota do dia 10, dizia-se que, devido as 
"dificuldades sobrevindas ao comercio maritimo entre a Euro
pa e o nosso pais, diminuiria o numero de paginas do Jornal, 
com a supressao de algumas secoes, inclusive do Suplemento 
dominical, que ficou reduzido a seis paginas, em lugar das 
dez com que vinha aparecendo. As paginas "Feminina", 
"Reportagem Internacional", "Cinematografia" e "Jornal 
das Criangas" mantiveram-se firmes, enquanto se revezavam 
"Vida Artistica", "Hortas e Campos" e as demais. Ocorriam, 
nas edigoes comuns, raros artigos de colaboragao. 

Quase dois meses apos, precisamente a 1 de novembro, 
ainda 1939, "o custo, cada vez mais elevado, de todo o mate
rial indispensavel a confecgao de um jornal, notadamente 
o papel", fazia subir o preco da assinatura anual para 65S000 
(Exterior — 160S000) e o da semestral para 35S000. Essa 
tabela, novamente em face da "precaria situagao da impor-
tagao brasileira, maxime diante da guerra europeia", foi 
alterada, a 21 de junho do ano subsequente, para 80S000 e 
45S000, respectivamente. A vendagem avulsa passou para 
400 reis nos dias uteis e 500 reis aos domingos. 

A edicao de aniversario de 1940 — 3 de abril — reuniu 
apenas 16̂  paginas. Teve inicio, entao, a "Cronica da Cida-
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de", colcx:ada ao pe da segunda pagina, a cargo de Mario 
Melo e Mario Sate, com a cooperagao esporadica de outros 
redatores, inserindo tambem comunicados da Diretoria de 
Estatistica; Propaganda e Turismo da Prefeitura e do Ser-
vigo de Estatistica e Pesquisas do Porto do Recife. As infor-
magoes telegraficas do Exterior tornaram-se ainda mais co-
piosas, recebidas das agencias ja mencionadas, da British 
News Service e da "Nacional". 

Restabeleceu-se, a 22 de dezembro, a "Vida Literaria", 
que estivera outra vez suspensa, voltando o Suplemento do
minical a dar dez paginas. Inseria produgoes de Gilberto 
Freyre, Luiz Delgado, autor da segao "Notas de Livros", Luis 
da Camara Cascudo, Mario Sete, Augusto Frederico Sch
midt, Oscar Mendes, Rosario Fusco, Israel Fonseca, Austro 
Costa, Jorge Abrantes e outros, sendo ilustradores Hello 
Feijo, F . Lauria e Eros Gongalves Pereira. Na "Vida Artis-
tica" destacava-se a colaboragao de Manuel Morals, ja per-
tencente ao corpo redacional, incumbido da tradugao de tele-
gramas em ingles, depois redigindo sueltos e a Nota Inter-
nacional. 

Acusado de germanofilismo, o Jornal langou extenso 
artigo, a 2 de margo de 1941, o titulo em quatro colunas, 
declarando a certa altura: 

" . . . mantemos, com nao pequenos sacriflcios, servigos 
de agencias neutras e de ambas as fagoes. Publicamos as 
noticias fornecidas por todas elas, sem a menor restrigao. 
Essas agencias sao bastante conhecidas ja do nosso publico, 
mas nao nos furtamos ao desejo de menciona-las aqui: Agen
d a Nacional, a Associated Press, a British News Service e a 
Transocean. As duas primeiras, como se ve, sao agencias 
neutras, uma brasileira e outra estadunidense, esta ultima 
considerada, no momento, como uma das mais perfeitas or-
ganizagoes informativas do mundo, com uma rede de cor-
respondentes que se estende a todos os recantos do globo. 
A terceira e inglesa e a ultima alema". 

Frisou, mais adianta: "A acusagao de germanofilismo, 
alias, nunca nos pesou tanto quando se verificaram os fatos 
que culminaram na derrota do exercito frances, em junho 
de 1940, logo seguidos do armisticio. E a populagao inteira 
viu, depois, quanto fomos injustigados pelo furor das paixoes 
que cegam a razao e anulam o bom senso. 

"Ora, como, diante da ocupagao da Rhenania; da ane-
xagao da Austria; da incorporagao, procedida de grande re-
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tumbancia, da Tchecoslovaquia; da ocupagao espetacular de 
Dantzig; da destruigao do exercito polones, o quarto da Eu-
ropa, em 22 dias; da absorgao da Noruega dentro de um 
mes; da invasao da Holanda, em cinco dias; da dominagao 
da B61gica, em dez dias, e, finalmente, da derrota do maior 
exercito do mundo, em dezoito dias — como, repetimos, di-
ante de tais acontecimentos, cuja veracidade se impos desde 
OS primeiros instantes, ante o mundo aturdido, poderia um 
jornal de responsabilidade, serio, sem paixoes, com um hon-
roso patrimonio a zelar, falsificar ou adulterar a realidade, 
para cortejar uma popularidade facil?!" 

Apos assegurar que as derrotas italianas na Grecia e as 
vitorias inglesas na Libia e noutros pontos da Africa nao 
deixaram de ser abundantemente noticiadas, acrescentou o 
editorialista: "Deve ser compreendida esta verdade elemen-
tar: a missao da imprensa, da boa imprensa, da imprensa 
sadia, e orientar a coletividade a que serve, esclarece-la, aju-
da-la na formagao de juizos e julgamentos, e nao submeter-
se aos seus apaixonados impulsos, temendo, talvez, que se 
Ihe escape a popularidade". 

Em julho do ano em aprego instalava a empresa nova 
bateria de maquinas Intertype, acontecimento que o diretor-
tesoureiro comemorou no dia 21, oferecendo um jantar (27), 
em sua propria residencia, aos representantes das firmas 
que concorreram a proposta para a aquisigao do conjunto. 
Inaugurava-se, no mesmo dia, um restaurante, no 3° andar 
do edificio da redagao e oficina, a fim de servir ao pessoal 
em trabalho, descontadas as despesas nas folhas de paga-
mento de salarios. 

A comegar de dezembro, a "Cronica da Cidade" ficou 
sob a responsabilidade exclusiva e diaria de Mario Melo, 
assim continuando anos a fora. Em Janeiro de 1942, inicia-
va Silvino Lopes um "Boletim Literario". 

Tornando-se "cada vez mais precaria a situagao", em 
face da guerra, veio a ocorrer a 1° de agosto nova modifica-
gao na tabela de assinaturas, que passou a ser a sesjuinte: 
ano — 120$000 (exterior — 250$000); semestre — 65$000. 
Prego do exemplar — $500 nos dias uteis e $600 aos domin-

(27) O cardapio servido, pela sua curiosidade, vai aqui mencionado: 
Sopa a Linolipo. Fil6 de peixe a Serra Mohr. Fil6 de vitelo a Inlertype. 
Pftssego Melba a Magazine de 90 Canais. Cafe Aerodinamico, Vinhos: 
branco Soutern a Centrador Autom&tico; tinto Medoc a dlho M&gico. 
Charutos a Fuersl & Maltox. 
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gos. Advieram, alem disso, restrigSes, novamente, no Suple-
mento dominical, com sacrificio, sobretudo, da pagina lite-
raria, so restabelecida em Janeiro de 1944, para revezar-se 
com a "Vida Artistica". Desde meados de 1942, divulgavam-
se, abaixo da cronica internacional da terceira pagina, art i-
gos de Costa Rego, do Correio da Manha, com exclusividade. 
A edigao de aniversario da segunda fase, a 30 de setembro de 
1943, saiu com 22 paginas, em dois cadernos, o segundo dos 
quais totalmente coberto de publicidade do Estado das 
Alagoas. 

Solenizando suas bodas de prata , o J o m a l do Commer-
cio adotou, em abril de 1944, diferente modalidade para Tes
te jar a da ta memorativa, proporcionando edigoes especiais 
entre os dias 2 e 9, as maiores reunindo 32 paginas, isto para 
divulgar, mais a contento dos interessados, a grande messe 
de amincios contratados. A extraordinaria do dia 3 (segun-
da-feira), da ta exata do 25° aniversario, estampou palavras 
de saudagao e cliches dos generals Mascarenhas de Morals 
e Newton Cavalcanti e do arceblspo Jaime Camara, do Rio 
de Janei ro . A 1^ pagina do segundo caderno exibiu grande 
fotogravura do dlretor Francisco Pessoa de Queiroz, comple-
tando-a, em composigao de tlpo corpo 12, interlinhado, a 
respectiva biografia. Nas tres paginas seguintes Inserlu a 
mater ia "Vinte-e-cinco anos de servigos a Pernambuco e ao 
Brasil", entremeada de cliches, inclusive dos outros direto-
res admlnistrativos da empresa e do corpo redacional, sem 
esquecer o realmente saudoso secretario Calo Pereira (28). 

No editorial do primelro caderno, lia-se que, tendo res-
surgido dos proprios escombros, em 1934, "o J o m a l do Com-
mercio iniciou uma nova fase de sua vida, ja entao no go-
verno, desde alguns anos, o dr. Carlos de Lima Cavalcanti, 
que havla sido o chefe do movimento de 1930, em Pernam-

(28) Abaixo do cliche do extmto, em duas colunas, dizia a legenda, 
al^m de outras palavras de simpatia: 

"O dr. Caio Pereira, al6m de jornalista dos mais distinguidos entre 
n6s, desempenhou, durante algum tempo, fun^oes publicas, bem como a 
advocacia, fazendo-o com o requinte de honestidade e valor moral que 
caracterizava a sua personalidade. Estudioso de assuntos filol6gicos, o dr. 
Caio Pereira era profundo conhecedor das questoes do vernSculo, e a lin-
guagem do Jomal do Commercio, sua pureza e acerto, refletem, ainda 
hoje, a atuagao do antigo redator-secretario dfeste jornal, que ele tanto 
amou e ao qual emprestou o melhor do seu esforco". 

Na mesma data, L. D. (Luiz Delgado) escrevia, nas "Notas Avulsas": 
"Um estranho qualquer nao pode imaginar o que era a dedicagao de Caio 
Pereira a esta folha". "Era, na verdade, um homem Integro". 
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buco" . Nao modificou nada do seu programa anterior, ten-
do perseverado, "inabalavel, na observancia dos principios 
que sempre o haviam guiado. Nao o privou isso, no entanto , 
de sofrer grandes dissabores, serios aborrecimentos por par
te do governo Carlos de Lima. Seu diretor e seus redatores 
foram, entao, vitimas de perseguigoes sistematicas, e nada 
menos de 27 vezes foram chamados a Policia. Ameagas 
constantes eram dirigidas contra o jornal. Nada disso, porem, 
pode impedir que o Jornal do Commercio deixasse de com-
bater o referido governo, fazendo-o sempre, no entanto , sem 
excesses, com elevacao e seguranga, e jamais a sua lingua-
gem se desmandou em improperios ou descomposturas em 
face das perseguigoes sofridas". 

Aludindo a supremacia do respectivo servigo telegrafico, 
frisou o articulista que o Jornal do Commercio "conseguiu 
dar em primeira mao, em todo o norte do pais, os mais sen-
sacionais furos sobre os acontecimentos militares e politicos 
de maior alcance dos liltimos tempos. Estarao cer tamente 
OS leitores lembrados da ocasiao, n u m dia de 1940, em que 
o exercito alemao iniciou a invasao da Dinamarca e da No-
ruega; de outro dia, no mesmo ano, em que atacou a Ho-
landa, a Belgica e a Franga; foi o Jornal do Commercio o 
linico que noticiou o fato em primeira mao, em todos os 
seus pormenores. Quando, em 1941, os alemaes invadiram a 
Russia, ainda foi o Jornal do Commercio o unico orgao de 
imprensa — e desta vez no Brasil inteiro — que deu, igual-
mente com todos os pormenores, inclusive proclamagoes de 
chefes militares e dirigentes russos e alemaes, a noticia 
sensacional". 

As edigoes comemorativas apresentaram, em seu con-
junto, trabalhos de colaboragao assinados por Guilherme de 
Figueiredo, Jose Mariano Filho, Mateus de Lima, Luiz Del-
gado, Dulce Chacon, Israel Fonseca, Nelson Rodrigues, Ori-
genes Lessa, Artur Ramos, Joao Peretti , Sergio Millet, Fausto 
Fernandes Filho, Mario Sete, Valdemar de Oliveira, Valde-
mar Cavalcanti, o mesmo V. C. do "Boletim Literario"; 
Pierre Cot, Mario Melo, Nelson Werneck Sodre, Jorge de Li
ma, Odilo Costa Filho, Joseph Hang, Costa Rego, Joao Vas-
concelos, Margaret Nicoletti, Ageu Magalhaes, Waldemar 
Lopes, Gordon Young, Eugenic Gomes, Raul Lima, Palmer 
Hoyt, Fernando Mota, F rank L. Kluckholm, Joao Conde 
Filho, Luis Washington, Cecilia Meireles, Bert Weyler, Ro
berto Lira, Guilherme Auler, Sidney D . Quong, Evaristo de 
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Morals, Wickham Steed, Renato de Almeida, Giorgio Mortara, 
Fritz Sternberg, Stephen King-Hall, H. G. Quartich Wales, 
Willy Lewin, S. P . Kernaham, Luis da Camara Cascudo, 
Jose Lins do Rego, Oduvaldo Cozzi, Roger Bastide, Foster 
Halley, Caio de Sousa Leao, Manuel Maria de Crasto, Wal
ter Taub, Manuel Bandeira, Ascendino Bezerra de Araujo, 
Carl Har tmann, Genevieve Tabouis, Manuel Bezerra da 
Cunha, Mario Galvao, Raquel de Queiroz, Valenga Leal, Os-
valdo Alves, Paulo de Carvalho Neto, Lucio Cardoso, Joraci 
Camargo, R. Magalhaes Junior, Alfredo Honorato da Sllva, 
Marte Brill, Douglas Brownrigg, Clive C. Powell, Mucio Leao, 
Carlos Burlamaqui Kopke e outros. Conslderavel espaco, 
nos dlas 6 e 7, foi ocupado por publlcidade do Estado "do 
Pa ra . 

As comemoragoes foram encerradas com expressivo al-
mogo, no Grande Hotel, e recepgao nas residenclas de Jorge 
Martins, Nehemias Gueiros e Joaquim do Carmo Almeida. 

Estava, entao, assim constituida a diretoria da empresa: 
Jorge Martins — presidente; Francisco Pessoa de Queiroz — 
tesoureiro (e diretor do Jornal ) ; Samuel Soares — secreta-
rio (e gerente), Nehemias Gueiros — consultor juridico. 
Corpo redaclonal: Esmaragdo Marroquim, secretario; Israel 
Fonseca, sub-secretario; Luiz Delgado, editoriallsta; Val-
demar de Olivelra, redator artistlco; Mario Melo, Manuel 
Morals, Newton Farias, Luis Luna, Jose Bandeira Costa, So
lon Moura, Antonio Cipriano Neto, Antonio Almeida, Joao 
Plnheiro e Luiz do Nascimento. Revisores: Landulfo Medei-
ros, chefe; Otacilio Machado, Jose Cristiano de Albuquerque 
Melo e Carlos Veras. Chefe das oficinas: Celso Silva. Radio-
telegrafista-chefe: Alexandre Kruse . Fotogravador: Beneve-
nu to Teles Filho. Fotografo: Mario Travassos. No escrltorio 
t rabalhavam: Pedro Rego Barros, contador; Antonio Leitao, 
calxa; Luis Filipe Vieira e Edu Lopes, escriturarlos: Iraide 
de Andrade, cobradora; Maria de Jesus Cartlni e Artur Mar
ques Freire. 

Em periodos anteriores, desde o inicio da segunda fase, 
vieram a participar do corpo redaclonal, em dlferentes seto-
res, Jose Brasileiro Vila Nova (29), Emilio dos Anjos, Joao 

(29) Quando, em 1936, se candidatava a um lugar na redagao do 
Jornal do Commercio — salientou o professor Jos6 Brasileiro, em artigo 
intitulado "Vida de Imprensa", in Jornal do Recife de 28-10-1937, — o 
redator-secret^rio Waldemar Lopes, "concluindo consideracoes sobre a vida 
amargurada que leva o jornalista", dizia: "Se quiser experimentar, entre; 
mas eu nao aconselho ninguem a trabalhar na imprensa". 
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Roma, Joao Calazans, Pedro Pope Girao, Jorge Abrantes 
(1939-1946), Murilo Marroquim, Permlnio Asfora, Luis de 
Franga Rodrigues de Meneses (revisor), Nelson de Alcantara, 
Eulino Barbosa (revisor) e outros. 

Atingido o mes de julho de 1944, Samuel Soares deixou 
a gerencia, sendo substituido por Clovis Jouvin, o qual, por 
sua vez, a transmitiu a Alcides Lopes no dia 1 de novembro. 
Posteriormente, verificado o desenvolvimento dos negocios 
da empresa, o cargo de gerente foi desdobrado para gerente 
geral. Afastado Samuel Soares, igualmente, das fungoes de 
diretor-secretario da sociedade anonima, substituiu-o Esma-
ragdo Marroquim. Nesse fim de ano, colaborou na "Croni-
ca da Cidade", junto a Mario Melo, o comandante Gerson 
de Macedo Soares. 

Tempos depois, a 13 de maio de 1946, entrou em circu-
lagao novo orgao da empresa — o Diario da Noite (Ver 
pag. 410). 

A 20 de agosto, "o problema da escassez de papel", os 
"pregos do material grafico", etc., ocasionaram o aumento 
do prego do exemplar (30) para Cr$ 0,60 nos dias liteis e 
Cr$ 0,70 aos domingos. Assinaturas: ano — Cr$ 150 (exte
rior — Cr$ 300); semestre — Cr$ 80. Menos de dois anos 
apos (1-5-1948), esses pregos elevaram-se para Cr$ 220 e 
Cr$ 120, respectivamente, permanecendo a tabela para o ex
terior, e a vendagem avulsa subiu para Cr$ 0,80 e Cr$ 1. Ain-
da em 1946, no dia 1 de dezembro, iniciava-se a segao "Uma 
caridade por dia", destinada a proporcionar aos leitores, me-
diante dadivas, "a oportunidade de fazer um gesto caritati-
vo" aos mais necessitados. 

Na mesma epoca, assumiu Costa Porto a responsabili-
dade dos editorials. L. D. deixou de aparecer, por algum 
tempo, ao pe das "Notas Avulsas", que tiveram a assinatura 
de I . F . (Israel Fonseca) de 19 de novembro a 4 de dezem
bro de 1946 e sairam sem assinatura desde o dia seguinte 
ate 1 de fevereiro de 1947, quando voltou a escreve-las o 
redator efetivo. 

A edigao de aniversario de 3 de abril de 1947 foi mais 
alentada, reunindo 42 paginas; mas, desde os ultimos anos, 
tais edicoes deixaram de ter a expressao literaria de tempos 
anteriores, devido k predominancia da publicidade comercial, 
assim perdurando. Pouco antes, a 7 de margo, a empresa 

(30) Estava em vigor, desde novembro de 1942, o padrao Cruzeiro. 
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aumentara seu capital, ja entao de Cr$ 16.000.000, para 
Cr$ 40.000.000. E a 12 de setembro de 1951, ainda Ihe acres-
centou Cr$ 5.000,000. 

No ano seguinte (1948), em assembleia de 7 de maio, 
ja suprimido que fora o cargo de diretor-tesoureiro, criava-
se o de diretor-tecnico, ficando a diretoria da empresa assim 
constituida: Presidente — Jorge Martins; superintendente 
— Francisco Pessqa de Queiroz; diretor-tecnico — Paulo 
Pessoa de Queiroz; secretario — Esmaragdo Marroquim. 

ComeQou em julho a "Cronica do Interior", de S. S. 
(Samuel Scares), precursora da pagina "Noticias do Inte
rior", criada no mes seguinte, tendo como primeiros colabo-
radores Alfredo Sotero e Joao Domingos da Fonseca, o qual 
assinou, durante algum tempo, a "Carta Aberta", usando o 
pseudonimo Joao do Mato. 

As edigoes de 3 e 4 de julho foram dedicadas k inaugu-
ragao do Radio Jornal do Commercio, repetindo-se, na se-
gunda delas, a pagina biografica do diretor-superintendente, 
acrescida de dados encomiasticos em torno de sua mais re-
cente promogao industrial. 

Desde o mes de junho vinha o matutino melhorando 
suas edigoes (Carlos Lacerda divulgava o comentario "Tri-
buna da Imprensa") , mas nao voltou a publicar-se a "Vida 
Forense", pagina das quintas-feiras. Dominaram o Suple-
mento dominical duas paginas de Literatura, sob a diregao 
de Aderbal Jurema, autor da cronica "Canto de pagina". Fo
ram novos colaboradores: J . C. Araujo ("Revista dos Suple-
mentos"); Jos6 Bezerra Gomes ("Livros da Semana"); Ha-
roldo Bruno, Rubem Braga, Jose Geraldo Vieira, Ledo Ivo, 
Wilson Martins, Murilo Mendes, Carlos Drumond de Andra-
de, Antonio Bezerra Baltar, Edison Regis, Samuel MacdoweU 
Filho, Mariano Lemos, Flora Mackman, Paulo Mendes Cam
pos, Isnar de Moura, Antonio Franca, Jose Conde, Alfonsus 
Guimaraes, Giovani Papini, Tomaz Seixas, Fernando Ferrei-
ra de Loanda e outros. As paginas literarias ainda uma vez 
foram suspensas entre fins de 1948 e principle do ano se
guinte, mas, em setembro, passaram a encabegar o Suple-
mento, suprimindo-se a grande reportagem internacional 
i lustrada. Foi igualmente extinta a "Vida Artistica", substi-
tuida pela "Broadcasting". 

Comegou a 5 de fevereiro de 1949 o folhetim "A queda 
do meu imp6rio" (Memorias de um ditador fuzilado), por 
Benito Mussolini, seguido de "Herman Goering, o homem que 
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logrou o carrasco", trabalho primeiro da serie "Os grandes 
documentos da guerra". 

Em longo artigo, sob o titulo "Desmascarando a impos-
tura" , a edicao de 13 de fevereiro defendeu a Cooperativa 
dos Usineiros de Pernambuco e seu presidente, o industrial 
Jose Pessoa de Queiroz, alvejados por forte campanha da 
Folha da Manha, declarando ser invencionice o empenho de 
tais jornais (edigoes matu t ina e vespertina) em estabelecer 
quaisquer vinculacoes com os interesses da autarquia aguca-
reira estadual. Escreveu o articulista: 

" . . . a Empresa Jornal do Commercio S. A., cujo capi
tal realizado e de quarenta milhoes de cruzeiros, pertence 
a 42 acionistas, um dos quais, apenas, que e o seu diretor, 
pertence a familia Pessoa de Queiroz". 

"As regalias de que gozam os membros da familia Pes
soa de Queiroz junto a este jornal, ao Diario da Noite e ao 
Radio Jornal do Commercio sao as mesmas outorgadas a 
qualquer estranho. Consistem, por exemplo, em pagar as 
publica^oes do seu interesse rigorosamente dentro das tabe-
las de pregos, com os descontos usuais nesta praga". 

No mes de margo (1949), comegou o deputado Costa 
Porto a enviar, do Rio de Janeiro, cronicas parlamentares, 
diarias, sob o titulo "Nos bastidores do Tiradentes", ja tendo 
o redator Gilberto Osorio de Andrade assumido a responsa-
bilidade dos editorials da terceira e da ul t ima pagina. 

Verificado o restabelecimento da "Vida Literaria", Ader-
bal Jurema passou a assinar o rodape "No caminho das le-
tras", sendo novos colaboradores esporadicos: Pinto Ferrei-
ra, Benedetto Croce, Eugenio Giovanini, Manuel Bandeira, 
Valdemar Valente, Amaro Quintas, Barbosa Leite, Ariano 
Suassuna, Eva Grabower, Adeth Leite, Jose Mucinic, Carlos 
Alberto Mateus de Lima, Felix de Ataide, Lucilo Varejao 
Filho, Olimpio Pedrosa, Amadeu de Aguiar, Carlos Moreira, 
Odilon Nestor, Ricardo Cunha, Saldanha Coelho, Eustaquio 
Duarte, Jose Pessoa de Morals, Ernani Borba, padre Alusio 
Mosca de Carvalho, Josimar Moreira de Melo, Otacilio Ale-
crim e outros. Ilustradores: Zuleno Pessoa e Ladjane Ban
deira de Lira. 

Na Pagina Feminina viam-se, do mesmo modo, a par de 
ilustragoes sobre a Moda e conselhos de etica social e culi-
naria, trabalhos de li teratura, em prosa e verso, assinados 
por Maria de Lurdes Teixeira, Rogaciano Leite, Cilro Meigo 
(pseudonimo de Arquimedes de Albuquerque), Amaro Van-
derlei, Dulce Chacon, Elze Machado, Israel de Castro, Paulo 
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Matos, Claudomira Costa Lima, etc. Na segao "Hortas e 
Campos" escreviam: Jorge Vaitsman, Regis Velho, Rodrigo 
Pinto Tenorio, Olavo Barros de Araujo, E. Marcondes de 
Melo e outros. 

A colaboradora Flora Mackman iniciou, em mar50 de 
1950, a divulgagao duma cronica social, diaria, abrindo a 
segao "Registo", mas, no mes seguinte, transferiu-a a Isnar 
de Moura, que tambem escrevia artigos sobre Educagao, as-
sunto em que se especializou. Precisamente um ano depois, 
Flora passou a assinar "Bilhetes do Rio". 

No dia 4 de margo de 1951, despediu-se L. D. (Luiz 
Delgado) das "Notas Avulsas", dizendo, entre outros topi-
cos: "Per treze anos (31), dia por dia, neste pedago de jor-
nal, despejei sobre algum incauto leitor os meus periodos. 
Daqui, vi o nascer — quase o nascer, rigorosamente falando, 
— de um regime politico, e a sua morte . Daqui, vi uma 
guerra inteira. Alguns dos ideais que considero mais justos e 
mais certos para a humanidade, vi ameagados durante esse 
tempo, mais ameagados do que de costume. E busquei ser-
vir-lhes um pouco. Nao com eloquencia, nem energia, nem 
eficacia, mas com serenidade e fe". Concluiu, modestamen-
te: "Ao menos, uma certeza me resta: toda esta longa serie 
de treze anos de cronicas diarias vai acabar com uma boa 
noticia — a de que estara aqui, de terga-feira em diante, o 
jornalista Costa Porto". 

Apenas como "mudanga de casa" — palavras suas — 
Luiz Delgado passou a assinar, as quintas-feiras e domingos, 
em rodape, o artigo "Ideias, Livros e Fatos" . 

Assumiu Costa Porto a responsabilidade das "Notas 
Avulsas", nao sem manifestar, tambem modestamente, que 
nao alimentava "a vaidade insensata de acompanhar o ritmo 
e a "maneira peculiar" do seu antecessor, "de dizer t an ta 
coisa em sinteses admiraveis; pensar, quando toda gente se 
afez a deblaterar em voz alta; raciocinar, quando se costu-
ma ar rumar frases a toa; manter a justa medida, quando e 
moda perder-se a cabega na desorientagao ideologica destes 
dias conturbados". 

Tendo deixado o Parlamento e participando, efetivamen-
te, do corpo redacional, Costa Porto veio a redigir, concomi-

(3]) Mais do que o acima declarado, as "Notas Avulsas" es t iveram 
sob a responsabi l idade de Luiz Delgado nos periodos de 12-1-1928 a 12-2-1930 
e de 11-2-1938 a 4-3-1951, com apenas ligeiras interrupgoes. 
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tantemente , a cronica "Das arquibancadas", alem de edito
rials e sueltos, estes ultimos do mesmo modo a cargo de Gil-
berto Osorio de Andrade. 

Mais uma alteragao na vendagem avulsa ocorreu a par-
tir de 9 de maio de 1951, estabelecendo-se o prego unico de 
Cr$ 1. E, a 30 de outubro, a tabela de asslnaturas flcou sen-
do a seguinte: ano — Cv$ 250 (duplicada para o exterior); 
semestre — Cr$ 130. O prego do exemplar subiu para Cr$ 1,50 
aos domingos. 

Prosseguiu, com intensidade, a vida do conceituado 6r-
gao, com larga irradiagao nos Estados vizinhos. Chegado 
o ano de 1954, suas paginas deram boa cobertura as come-
moragoes do tricentenario da Restauragao Pernambucana 
do dominio holandes, a salientar a edigao especial de 27 de 
Janeiro, quando foi dedicado o segundo caderno a l i teratura 
de carater historico, ilustrada, a cargo dos escritores Gilberto 
Freyre, Mario Melo, Nilo Pereira, Jordao Emerenciano, Ader-
bal Jurema, J . Wasth Rodrigues e Luis da Camara Cascudo, 
mais uma "carta de Francisco Barreto dando conta da vit6-
ria alcangada nos Guararapes em 1846". 

De margo a abril, as paginas do Suplemento deram gua-
rida a duas polemicas: uma de carater sociologico, entre o 
professor Pinto Ferreira e o romancista Antonio Franca, e 
a outra sobre tema de filologia, entre os professores Fernan
do de Oliveira Mota e Glaucio Veiga, ambas de forte reper-
cussao. 

Entrando o Estado em efervescencia politica, prodromos 
da sucessao governamental, o Jornal iniciou, a 23 de abril, 
a inclusao de uma pagina diaria, denominada "Resistencia 
Democratica", de responsabilidade alheia, para a propaganda 
da candidatura Joao Cleofas de Oliveira, o que perdurou ate 
12 de agosto, tendo como redatores especializados Geraldo 
Seabra, Mucio Borges da Fonseca e Luis de Andrade. A di-
regao do matu t ino ressaltou que manter ia "posigao de abso-
luta equidistancia dos partidos em choque". 

A 16 de agosto, a empresa ainda melhorou suas instala-
coes, com a inauguragao solene de nova maquina impresso-
ra, de grande capacidade, a qual foi batizada, em meio a 
discursos e Champanha, com agua trazida especialmente da 
cachoeira de Paulo Afonso. Circulou o jornal, nesse dia (se-
gunda-feira), em edigao especial de 32 paginas, a primeira 
delas com sugestiva ilustragao, a cores, do desenhista Zuleno 
Pessoa, representando o progresso do Recife. 

Ausentando-se o redator Costa Porto (nomeado ministro 
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da Agricultura), substituiu-o, em agosto, Nilo Pereira, o qual 
voltou a redigir os editorials e, no mes seguinte, a coluna 
"Notas Avulsas", que estivera, por alguns dias, a cargo de 
V. G. M. (o redator Vlrginius da Gama e Melo). 

Em virtude de convenio entre as empresas jornalisticas 
locals, foi elevado o prego do exemplar, a 17 de outubro, para 
Cr$ 2, quer nos dias uteis, quer aos domingos, enquanto o 
das assinaturas subiu para Cr$ 400 por ano e Cr$ 200 por 
semestre, respectlvamente (32). 

Ao findar 1954, vinha o Jornal do Commercio saindo 
com 16 paglnas, em media, nos dias uteis, e 40 aos domin
gos, divididas em tres cadernos, a saber: 1° — 24 paglnas, 
contendo a materia de rotlna, bastante carregada de publi-
cidade comercial; 2° — 8 paginas, assim dlstribuidas: "Lite
ratura", duas; "Manequim"; "Pagina Feminlna", duas; re-
portagens Internacionais, duas, incluindo o desenho policro-
mico "Acredlte se quiser". 3° — 8 paglnas, assim dlstribui
das: "Socials", duas, compreendendo materia alusiva ao cha-
mado Cafe Society; "Hortas e Campos"; "Noticias do Inte
rior"; Literatura Internacional", duas; "Cinematografla" e 
"Jornal das Criangas", Incluindo o desenho multicor das 
aventuras infindaveis de Brick Bradford. 

As paginas de Literatura apresentavam, a par do rodap6 
de Luiz Delgado (33) e do romance "Clntla", por Antonio 
Franca, trabalhos esporadicos de Gilberto Freyre, padre A. 
Mosca de Carvalho, Glaucio Veiga, Tomaz Seixas, Carlos 
Pena Fllho, Oliveiros Litrento, Carlos Souto, Rubem Franca, 
Ivo Leitao, Jose Wamberto, Silvio C. de Ollveira, Silvio Lo-

(32) O preco da vendagem avulsa e da assinatura dos dois linicos 
matutinos do Recife atingiu indice mais alto do que o das duas primeiras 
cidades do pais. Em fins de 1954, o Correio da Manha, O Jornal e o Diario 
de Noticias, do Rio de Janeiro, por exemplo, eram vendidos a Cr$ 1,50 o 
exemplar, fosse nos dias liteis, fosse aos domingos, e a Cr$ 2, o ultimo 
deles, no interior, cobrando Cr$ 300 por anualidade. O Eslado de Sao 
Paulo, um dos mais importantes jornais brasileiros, custava Cr$ 1,50 du
rante a semana, so elevado para Cr$ 2 nas edi^oes dominicais, de mais 
de 100 paginas, assinando-se a Cr$ 380 por ano. 

Estas observacjoes referem-se, como estd visto, a 1954, ano-limite dos 
estudos desta obra. Ao publicar-se o presente volume, sao decorridos 13 
anos. Em consequencia da inflagao, que avassalou tudo, o numero avulso 
do Jornal do Commercio custa, atualmente, Cr$ 200 da terca-feira ao s&-
bado e Cr$ 300 aos domingos, ou seja, em cruzeiros novos, NCr$ 20,00 e 
N C r | 30,00, respectlvamente. 

(33) No momento em que se publica fiste volume, continua, sem ter 
sofrido nenhuma interrupgao, cada domingo, a insergao do artigo "Id6ias, 
Livros e Fatos", de Luiz Delgado. 
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reto, Manuel Aroucha, Alberto Frederico Lins, Hercilio Celso, 
Osiris Caldas, Agripino F. da Nobrega, Mario Melo, Jose Mu-
cinic, Fernando de Oliveira Mota, Gustavo Corgao, Carlos 
Araiijo, Rogaciano Leite, etc.. Nas paginas femininas cola-
boravam: Josef a de Farias, Israel de Castro, Djanira Gam-
boa da Silva, Teresinha Caldas, Morena Flores, Dulce Cha
con, Sonia F . Gourvitz e Dulce de Andrade. Na secao "Hor-
tas e Campos": Vicente Lacerda, Pimentel Gomes, Altir A. 
M. Correia, Osvaldo Bastos de Meneses e outros. 

Conservava-se o feitio tradicional, ocorrendo raras alte-
racoes, somente as necessarias ao crescimento material e as 
circunstancias do cotidiano. A primeira pagina mant inha o 
padrao standard adotado em 1923, que Ihe dera caracteris-
tica propria (34) . Nas demais, a materia costumeira, a res-
saltar o intense serviQO telegrafico nacional (35) e do Ex
terior . 

Sem modificagao na parte administrativa, era o seguin-
te, em dezembro de 1954, o corpo redacional: Esmaragdo 
Marroquim — secretario; Hildebrando Lobo — sub-secreta-
rio, em substituigao a Newton Farias, que ocupara o cargo 
desde a saida de Israel Fonseca, em 1946; Nilo Pereira — 
redator de editorials e das "Notas Avulsas"; Valdemar de 
Oliveira — redator artistico; Mario Melo — autior da "Cro-
nica da Cidade"; Isnar de Moura — cronista social; Vicente 
Lacerda, encarregado da pagina "Hortas e Campos"; Edison 
Regis de Carvalho — cronista parlamentar, que substituira 
a Mucio Uchoa Cavalcanti; Zilde de Enock Maranhao — res-
ponsavel pelas paginas socials do Suplemento, ai usando o 
pseudonimo Paulo Frederico; Teresa Guy — redatora da 
segao "Manequim"; Carlos Luiz de Andrade — chefe da re-
portagem; Miicio Borges da Fonseca, Amaro Alexandrine da 
Rocha, Severino Telha de Freitas e Jaime Campos — repor-
teres especializados; Jorge Campelo e Solon Socrates Cabral 
de Moura — noticiaristas; Olga Pimentel Campelo — repor
ter forense; Antonio Martins de Almeida e Stelio Gongalves, 
reporteres desportivos, o primeiro na chefia; Antonio Neto e 
Leocadio de Morals — tradutores de telegramas, especiali-

(34) Ano e meio apos o ano-limite desta bibliografia, precisamente a 
3 de julho de 1956, quebrou o Jornal do Commercio o padrao de sua pri
meira pagina, adotando moldes modernos . 

(35) Os te legramas do pals e ram fornecidos pela Radiopress, agencia 
de propriedade da Empresa Jornal do Commercio S. A . , com sede no 
Rio de Janei ro , dirigida pelo jornalista pernambucano Jose Wamber to . 
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zado, o primeiro, na lingua inglesa; Gaston Manguinho — 
encarregado do noticiario de Olinda; Joao Abrantes Pinhei-
ro — reporter policial; Luiz do Nascimento — redator de 
titulos do servigo telegrafico; padre Jaime Diniz — cronista 
musical; Jose de Alencar (Ralph) — cronista cinematogra-
fico; Zuleno Pessoa, Ladjane e lonaldo de Andrade — ilus-
tradores; Eunicio Campelo — arquivista; Landulfo Borges 
de Medeiros, Antonio Bezerra de Menezes Sobrinho, Romulo 
Freire e Julio Pereira Alves — revisores, sob a chefia do 
primeiro. 

Pessoal do escritorio: Alcides Lopes — gerente; Pedro F. 
Rego Barros — contador; Antonio Pinto Leitao — caixa; 
Walter Loureiro — chefe da Publicidade; Djalma L. P . Ca-
valcanti — sub-chefe; Edu Lopes Lima — escriturario; Edgar 
Bezerra Lopes, Lourivaldo Teixeira, Leusa Monteiro Albu
querque e Teresinha Correia Santos — auxiliares de escri
torio; Iraide de Andrade — chefe do servigo de cobranga; 
Cromacio Ribeiro de Morals, Esmeraldina Soares Barros e 
Zildo Cavalcanti Oliveira — auxiliares de publicidade. O ser-
vigo de recepgao radiotelegrafica estava sob a diregao de 
Alexandre Kruse. Na chefia das oficinas graficas — Celso 
Silva. Manuel e Lauro Teles de Carvalho dirigiam a oficina 
de gravuras e Joao da Cunha Pedrosa o servigo fotografico. 

Em periodos anteriores, passaram pelo corpo redacional: 
Ubiraci Barbosa, Nicolau Abrantes dos Santos, Jose Aristides 
de Figueiredo Lima, Adonias Cabral de Moura, Abdias Ca-
bral de Moura Filho, Oscar Gurgel Tosta da Silva, Geraldo 
Seabra, Geraldo Cavalcanti, Alberto Campelo, Silvino Lira, 
Heraldo de Oliveira Mota, Marcio Augusto Ribeiro Maciel, 
Jorge Brenand, Renato Pessoa, Miguel Longman, Floriano 
Ivo Junior, Jose Antonio Moreira, Jose Candido Carneiro 
Fernandes de Barros, Eurilo Duarte de Sousa (eventualmen-
te sub-secretario), Ubirajara Mendes, Jose Cisneiros de Car
valho, Augusto Pessoa Guerra de Holanda, Julio Barbosa, 
Francisco Azevedo de Amorim Cunha, Paulo Barreto e Ber
nardo Ludemir. Pela revisao: Rui Xavier Bezerra, Valdeci 
da Silva Marques, Edezildo Costa Lopes, Arnaldo Pinheiro 
da Silva e Antonio Soares Pacheco. 

Tal a historia da existencia do Jornal do Commercio, o 
chamado jornal do dr. F . Pessoa de Queiroz, ate 31 de de-
zembro de 1954 (36) (Bib. Piib. Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe.). 

(36) A publicagao prosseguiu em 1955 e at6 hoje nao sofreu a minima 
interrupgao. 
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A TARDE — Diario Independente e Noticioso — Formato 
acima de m6dio, a seis colunas, o primeiro numero circulou 
no dia 12 de julho de 1919. Diretor-proprietario — Praxedes 
Brederodes da Costa, redatores — Americo Palha e Jos6 Iri-
neu de Sousa (este somente ate o n° 9) ; encarregado da 
segao desportiva — Austregesilo de Castro; revisores — De-
mocrito Ramos da Silveira e outro. 

Do artigo de apresentagao constava: "A Tarda oferece-
ra aos seus leitores uma leitura variada que possa agradar 
aos diversos paladares, apenas se preocupando em ter ver-
dadeiros amigos". Sem o intuito de fazer competencia aos 
outros jornais, batalharia com eles "pela perfectibilidade so
cial, defendendo os direitos do povo, que ha de ser o nosso 
mais forte apoio". Dizia, mais adiante: 

"A politica partidaria nao nos arrastara a polemicas 
inuteis e provocadoras. Independentes, sem ligagoes, nao 
podemos, porem, nos furtar ao pronunciamento em certos 
assuntos politicos, que aqui no Brasil, infelizmente, sao con-
siderados como privilegio dos agrupamentos partidarios. A 
Tarde nao podera deixar de analisar com o necessario e in-
dispensavel criterio os atos do governo, e dar-lhes o que eles 
merecerem: elogios, se forem talhados a beneficiar a coleti-
vidade e tiverem como fio o progresso material e moral do 
nosso querido Pernambuco; censuras, se eles forem resolvi-
dos fora das normas democraticas, se mentirem aos ideais 
republicanos pelos quais haveremos de nos bater sem vacila-
goes. Essas censuras, entretanto, nao serao feitas com viru-
lencia de linguagem apropriada aos orgaos de combate poli-
tico-partidario; usaremos sempre de expressoes energicas, 
profligantes, mas em termos dignos do verdadeiro jorna-
lismo". 

Embora a sua declarada imparcialidade, deu imediato 
apoio a campanha em prol da candidatura do Barao de Suas-
suna ao governo de Pernambuco, que nao teve exito. 

Apresentava editorial e sueltos, noticiario variado; ser-
vigo telegrafico; artigos politicos de J . Guanabarino; traba-
Ihos literarios de Lucilo Varejao; outros de Alvaro Palhano, 
Paulo de Corinto, etc. 

No principio do mes de outubro a folha ficou suspensa 
por duas semanas, para reaparecer no dia 18, "apos uma 
pequena interrupgao", com "a feigao material reformada". 
Diminuiu para cinco o numero de colunas de pagina. 

Na edigao de reaparecimento, declarou o editorialista 
que A Tarde "serviu de veiculo ao pensamento de um grupo 
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de pernambucanos que se batiam por um ideal politico". 
Voltava sem ligagoes politicas, sem partidarismos, acentuan-
do: "Nao queremos saber do convivio dessa megera preju
dicial" . 

Publicou-se, a principio, com quatro paginas, continuou 
com seis e terminou com quatro novamente. Do meio para 
o fim teve reduzido o espago dedicado a materia redacional 
6 a colaboragao assinada, ate tornar-se quase so veiculo de 
amincios. 

Foi ultimo numero divulgado o 78°, de 1 de novembro 
(Bib. Pub . E s t . ) . 

A HORA SOCIAL — 6rgao da Federagao das Classes 
Trabalhadoras de Pernambuco — Entrou em circulagao, feito 
matutino, no dia 26 (1) de outubro de 1919, tendo redagao 
e oficina instaladas na Praga do Carmo n° 107. 

Constava do artigo-programa: "Depois de luta continua 
e indefessa, vem a rua o jornal diario do proletariado pernam-
bucano. O quanto de esforgo e de sacrificios de t6da ordem 
nos custa essa iniciativa tao promissora para a causa traba-
Ihista so o sabem os que vem de perto acompanhando a agao 
dos propulsores do arrojado tentamen. Agora, mais do que 
nunca, apelamos para o espirito de uniao e dedicagao das 
classes trabalhadoras do Estado, em cujas maos depomos a 
sorte desta folha, que menos nao e que o baluarte de sua 
defesa, o paladino estremado dos seus direitos e interesses" 
(topico reproduzido do Jornal do Recife) . 

Pelo menos ate o n° 45, de 10 de dezembro, publicou-se 
A Hora Social cotidianamente. Foi ele o unico com-
provante encontrado. Formato grande, de 54 x 36, com qua
tro paginas de cinco colunas a 12 ciceros. Lia-se, no expe-
diente, que a folha era redigida por "um grupo de camara-
das", destinando-se a defesa das classes trabalhadoras, "pug-
nando pelos ideais modernos de justiga social". Tinha como 
gerente Amaro de Araiijo e assinava-se a 28$000 por ano ou 
14$000 por semestre. 

Vinha divulgando, k guisa de folhetim, o romance de 

(1) Nao no d'a 28, conforme o costume de alterar datas de Sebastiao 
Galvao, no seu "Diciondrio". 

Enquanto isto, Nelson Werneck Sodre, em sua obra "A Hist6ria da 
Imprensa no Brasil", ao ocupar-se, parcimoniosamente (pSg. 367), d'A Hora 
Social, cometeu tres lapsos: omitiu-lhe o artigo A do titulo; deu-a como 
aparecida no mes de novembro e atr ibuiu-lhe, apenas, t res meses de vida. 
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Manuel Arao "O Claustro", ja na XXXVIII insergao. Demais 
materia: "De r e l ance . . . " , por A. ; "Revista Mundial"; "Mo-
vimento Sindical"; "Tribuna livre", "Auxilio pro-Hora Social", 
telegramas, notas comerciais, noticiario geral e pouco mais 
de uma pagina de aniincios. Abriu a edicao extenso artigo, 
sob o titulo "Revolugao politica", de R. Louzon, que deu boa 
ideia da linguagem esquerdista do jornal, pois assim con-
cluiu: 

"No dia em que as organizacoes operarias, quer se cha-
mem Sindicatos ou Conselhos de Operarios, forem o unico 
poder, isto e, no dia em que o proletariado fizer a sua revo-
lugao politica, neste dia o trabalhador estara emancipado do 
seu pa t rao" . 

Mais alguns meses sem comprovantes a vista, o pesqui-
sador encontra o n° 75, de 29 de maio de 1920, e, com certa 
regularidade, as edicoes seguintes, ocorrendo a publicagao, 
por ai a fora, em datas indeterminadas, uma a duas vezes por 
semana. Era, entao, A Hora Social "orgao da Federacao dos 
Trabalhadores e do proletariado em geral", passando o ge-
rente a funcao de editor-responsavel. Lia-se sob o cabega-
Iho: "Proletaries de Pernambuco, preparai-vos para a revolu-
gao social!" A correspondencia devia ser enviada ao "cama-
rada" Jose de Brito. 

O formato foi reduzido a tabloide a part ir de 19 de ju-
nho, mas logo no mes seguinte voltava ao primitivo. Na men-
cionada data e no dia 26, em repeticao, o periodico divulgou, 
em pagina especial, os hinos "A Internacional", "Cangao 
Vermelha", "Filhos do Povo", "Os Semeadores" e "Marselhe-
sa de Fogo". 

A 3 de julho, um editorial anunciou nova orientacao. 
A Hora Social voltava a representar, no Norte, o papel que 
Ihe cabia. A situagao estivera critica no tocante ao progra-
ma tracado. Houve modificacoes no corpo redacional e rea-
goes. Mas um grupo verdadeiramente idealista decidiu im-
primir-lhe, de acordo com a Federagao, um piano de luta 
obediente aos metodos do sindicalismo revolucionario. Acen-
tuou o articulista: "Urge que os anarquistas brasileiros rea-
jam com eficiencia, formando uma so frente em todo o pais". 
Era preciso, finalmente, difundir "as doutrinas anarquistas 
com precisao, com clareza, francamente". 

Seguiu o jornal sua meta, reduzindo o prego da assina-
tura anual e semestral, respectivamente, para 6$000 e 4S000. 
Numero avulso — 100 reis. Corpo redacional: Antonio Cor-
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reia — diretor; Alcides Rosa — secretario. Na gerencia — 
J . Brito. 

Encheu-se de reportagens sensacionais e artigos em cada 
edigao, focalizando as reivindicagoes do operariado pernam-
bucano e seu repudio ao capitalismo, alem das segoes "O 
nosso movimento sindical", "Notas e Comentarios" e "Notem", 
cronica de Algapauna. Nao faltavam trabalhos assinados 
pelos redatores; mais Carlos Passos usando o pseudonimo 
Oliverio Dupont e raros de Otavio Brandao e Fabio Luz. 

No n° 83, de 17 de julho, iniciava-se a publicagao, no 
alto das 3^ e 4^ paginas, em forma de livro, para recortar 
e encadernar, do ensaio "O Sindicalismo", de Henrique Leo
ne, tradugao de Manuel Ribeiro. No n° 85 ja era gerente Jose 
Medeiros, sendo retirados do Expediente, no n° 87, os nomes 
do diretor e do secretario. 

Outra alteragao verificou-se no n° 92, de 13 de novem-
bro, quando Sindulfo Correia Josue assumiu o cargo de dire
tor e Bruno Duarte o de gerente, substituindo-se a indicagao 
do cabegalho por "6rgao do Povo e Para o Povo". A edigao 
em aprego circulara "apos um mes e dias de silencio forga-
do", com ela comegando "o seu segundo ano de agitada, 
procelosa existencia". Aconteceu que a edigao de 26 de 
setembro t inha estimulado o ambiente de greve e agitagao 
que envolvia a cidade, resultando em agao violenta da poli-
cia, com depredagoes no edificio e na oficina onde se impri-
mia o jornal. 

Desde a nova orientagao, o periodico aconselhava os tra-
balhadores a boicotarem o Jornal do Recife, que represen-
tava "a vontade dos tiranos e dos ladroes". Tamb§m man-
teve, ja no fim, a segao "As nossas letras", servida de sone-
tos de Claudio Santarem e Jos6 Oiticica. Apareceram comen
tarios de Euno e as "Cartas Vermelhas", de Anese Vales 
(En6as Alves). 

Todavia, era o fim. Prisoes e desagregagao de lideres 
trabalhadores faziam com que A Hora Social nao tivesse mais 
condigoes para continuar. O ultimo numero avistado foi o 95°, 
de 11 de dezembro de 1920 (Bib. Pub. E s t . ) . 

1920 

A NOITE — Vespertino Independente — Comegou a cir-
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cular no dia 5 de abril (1) de 1920, em formato grande, de 
seis colunas, com quatro paginas. Tendo o titulo ao centro 
do cabegalho, trazia aos lados pequenos quadros com infor-
magoes de carater comercial. Tabela de assinaturas: ano — 
30S000; semestre — 16S000; para fora da capital: 34$000 e 
18$000, respectivamente. Prego do exemplar — $100. 

Seu programa estava consubstanciado no seguinte edi
torial: 

"Uma iniciativa de futuro ou uma tentat iva iniitil, uma 
ilusao a menos ou um desengano a mais, ai esta A Noite, 
produto unico e exclusivo da capacidade de trabalho, da 
forca de vontade de alguns mogos, amparados por maos 
amigas (2) . 

"O nosso escopo principal, por cuja objetivagao jamais 
pouparemos os esforcos mais sinceros, sera o de bem servir 
ao publico, informando-lhe, com verdade absoluta, de tudo 
quanto ocorrer, entre nos, digno de registo. 

"Infamar, caluniar, mentir, langar mao de meios incon-
fessaveis para a realizagao de nosso ideal, jamais o faremos. 

"Agora, a verdade, desagrade a este ou va contrariar 
aquele, reflita sobre o poderoso ou va atingir ao humilde, 
sera dita sempre em as nossas colunas, serena e dignamente. 

"Queremos o favor do publico; e, como estamos certos de 
que so o alcangaremos como paladinos do direito, da justiga, 
das causas legitimas, das ideias nobres, sera este o nosso pro
grama, presidido pela independencia mais rigorosa e mais 
forte. 

"A politica pernambucana teve no ultimo quatrienio 
uma feigao combativa e chegou, por vezes, a assumir aspecto 
agressivo. Vai tudo serenado. 

"A Noite, sem preocupagao partidaria, usara do direito 
de livre critica no meio das paixoes que se agitarem. Assim, 
pensamos preencher uma lacuna existente na imprensa per
nambucana" . 

(1) Nao no mes de margo, como consignara Sebastiao Galvao, no seu 
"Dicionario". 

(2) A fundagao d'A Noite teve a seguinte or igem: Por questao de 
principios, Nelson F i rmo abandonara o cargo de reda tor do Jornal do 
Recife, exercido duran te quat ro anos. Jornal is ta de convicgSes, tendo fei-
to campanha pro-Dantas Barreto , negou-se a acompanhar o orgao em que 
t rabalhava , quando este passou a adotar a politica borbis ta . Pensou, entao, 
em langar um jornal proprio, ideia a que logo ader i ram, nas pales t ras do 
"Cafe Pere i ra Fer re i ra" , Oscar Pere i ra e Alfredo Por to da Silveira, com 
caloroso apoio do advogado Manuel Candido. Alguns meses apos, estava 
a ideia consolidada e A Noite c i rculando. 
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Noutro local, vinha a nota a seguir, intitulada "Segao 
Operaria": "Como uma homenagem ao operariado pernam-
bucano, A Noite reserva, diariamente, meia coluna para a 
nobre classe defender as suas ideias, inserindo artigos dou-
trinarios e de propaganda". 

Divulgando, na primeira pagina, cliche do Governador 
Jose Rufino Bezerra Cavalcanti, dizia a legenda: " . . . n a o 
rendemos um preito ao politico de prestigio ou ao chefe de 
um partido. Prestamos apenas uma homenagem ao chefe 
de Estado cujo objetivo principal tem sido o congragamento 
dos pernambucanos". 

"Como fazem os jornais das grandes cidades", decidiu o 
vespertino, ainda em sua edigao de estreia, considerar "a po-
pulagao do Recife como o melhor auxiliar de sua reportagem", 
concluindo com o apelo abaixo: 

"Toda e qualquer pessoa que, em primeira mao, trouxer 
a nossa redagao a noticia de um fato sensacional, um acon-
tecimento que merega ser conhecido do publico, tera uma 
gratificagao pro labors". 

Era o seguinte o corpo redacional: Nelson Firmo e Oscar 
Pereira, diretores; Alfredo Porto da Silveira, redator-secreta-
rio; Nicomedes Hartman, auxiliar de redagao, logo substitui-
do por Antonio Correia; Alberto Colares e Romulo Carneiro 
da Cunha, cronistas de futebol e hipismo; Inacio Alves, foto-
grafo; Manuel Sete, correspondente no Rio de Janeiro. Coube 
a gerencia a Jose Neri de Sousa Filho, substituido, pouco 
depois, por Braulio Fernandes Tavares, sendo sub-gerente 
Julio Ferreira. 

Como materia principal, apresentava: "Ordem do dia", 
excelente cronica diaria de Gongalves Maia; artigo assinado 
por Nelson Firmo; "Coisas do Momento", a cargo de O. P . ; 
"De leve", por Guanabara Filho; "Ecos e Novidades", comen-
tarios redacionais; servigo telegrafico de ultima hora, rece-
bido entre 15 e 17 horas; reportagens sensacionais; "Cronica 
Operaria". por Alcides Rosa ou A. Correia; "Palavras soltas", 
por F . Tavares, alem do noticiario ligeiro, variado, e duas pa-
ginas de aniincios. 

A primeira campanha d'A Noite foi de fundo social, con-
denando os "anuncios imorais", publicados em outros diarios, 
nos quais se aconselhava, criminosamente, a restrigao a na-
talidade. Entrevistados, a respeito, varios medicos, advoga-
dos e outras personalidades. 

Seguiu-se, ainda no primeiro mes de circulagao, a cam-
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p a n h a contra os " t ro tes" grosseiros de es tudan tes . fistes, em 
represalia, fizeram o "en te r ro" do jornal (23 de abr i l ) , em 
ruidosa passeata, ameagando-o de empaste lamento, o que deu 
lugar a apara to policial, que evitou consequencias piores. 

Duas semanas apos a divulgagao do primeiro niimero, 
baixou o prego das ass ina turas anua l e semestral , n a capital , 
para 24S000 e 12S000, respectivamente, e fora da capi tal , pa ra 
28SC00 e 14$000. 

A comegar do dia 25, devido a falta absoluta de papel 
do seu formato, A Noite, pa ra nao suspender a circulagao, 
diminuiu de t amanho , reduzindo u m a coluna de composigao 
per pag ina . Alegando grandes afazeres e " t ambem devido a 
nao man te r o mesmo pensamento, na diregao desta folha, 
com o outro diretor", deixou a diregao Oscar Pereira. Com 
a saida, igualmente, do segundo gerente. Nelson Firmo pas-
sou a controlar a par te comercial. 

Foi criada, a seguir, a segao "Kodak", n a u l t ima coluna 
da primeira pagina, assinada por diferentes cronistas, ta is 
como Guanabara Filho, Alfredo Porto da Silveira, O. B . 
(Osorio Borba) , Clodomiro de Oliveira, Jose Firmo, R. Sil-
va, e tc . 

Editorial de 19 de maio dizia que Manuel Borba fora re-
conhecido senador, mas nao era, absolutamente , represen-
t an t e do povo pe rnambucano . 

No dia 29, Nelson Firmo foi chamado a depor em juizo, 
por crime de injuria, do qual A Noite havia sido acusada pela 
aventureira Amelinha Carrao . 

No mes seguinte, a diregao iniciou c a m p a n h a cont ra a 
carestia de vida, nao so atraves de art igos da redagao, m a s 
tambem de comicios, encabegados pelo agitado diretor, que 
escreveu uma Car ta Aberta ao governador do Estado (edigao 
do dia 9), protestando contra violencias policiais de que fo-
ram vitimas seus fotografos, em pleno exercicio da profissao, 
n a praga publica, e contra a concentragao belica formada 
diante da redagao. 

Com a edigao de 15 do referido mes de junho , o vesper-
t ino foi suspense, reaparecendo no dia 22, o primitivo for
ma to restabelecido e, n u m dos quadrinhos, ao lado do cabe-
galho, a sentenga: "A verdade, a inda mesmo perigosa pa ra 
quem a proclama, deve ser d i ta . Eis o nosso lema" . 

Resul tante , essa nova fase, de fusao com O Intransigente, 
ficou A Noite sob a responsabilidade de Machado & Firmo, 
tendo como diretor Osvaldo Machado; redator-chefe — Nel-
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son Firmo; secretario — Hermogenes Viana; redatores — Al
fredo Porto da Silveira, Esdras Farias e Prudenciano de Le-
mos; cronista desportivo — Alberto Colares; gerente — Ho-
racio de Carvalho. 

A proposito da transformagao, ressaltou Nelson Firmo, 
em artigo intitulado "Duas palavras": " . . . entreguei a dire-
gao d'A Noite a Osvaldo Machado, meu colega e companhei-
ro de cinco anos do Jornal do Recife, file, certo, dirigi-la-a 
melhor do que eu. Esta mais acostumado aos embates; tern 
enfrentado os inimigos do povo e do regime, com maior co-
ragem e maior possibilidade de vitoria. E um combatente as 
direitas, firme no seu posto, decidido nas suas convicgoes. Em 
suas maos fica bem o comando que Ihe passei, com ruidosa 
alegria. A Noite vencera, assim, mais galhardamente" . 

No primeiro artigo redacional lia-se: " . . . o jornalista, 
se tem a compreensao perfeita dos seus deveres, se nao mer-
cadeja com a consciencia, se tem de ser um vir probus peritus 
agendi, e um apostolo e todos os dias derrama, nas colunas 
do jornal, o polen adamant ino da verdade, para que a Jus-
tiga, a Honra, o Dever e o Patriotismo proliferem na alma 
popular, levando-a aos grandes heroismos e aos alcandorados 
rasgos de nobreza". 

Noutro topico: "A Noite e um orgao liberal, e um orgao 
amigo do povo, e finalmente um paladino da Imprensa, ten-
do a nitida percepgao de seus deveres e sabendo que ela e, 
mui tas vezes, a linica potencia que se nao teme das bruta-
lidades de governos violentos e despoticos. O que nos quere-
mos e o regime da lei, o dominio da moralidade, o imperio 
da justiga, o respeito as garantias constitucionais, todas es-
sas coisas que, conjugadas, assegurarao a grandeza do nosso 
torrao na t a l " . 

Ao entrar para o prelo a primeira edigao da nova fase, 
tocou uma banda de musica em frente a redagao. Passou a 
sair com seis e, as vezes, quatro paginas, sendo-lhe introdu-
zidas outras segoes e alterada a tabela de assinaturas, que 
ficou assim organizada: ano — 28§000; semestre — 15$000; 
trimestre — 10$000. 

O pensamento da diregao vinha expresso em editorials 
sob o titulo generico "Cotas aos Casos". Usando o pseu-
donimo Mario d'Aguilar, Osvaldo Machado escrevia "Bilhetes 
Postals". Ocorriam artigos de Joao Ninguem; os versos sati-
ricos "Horas alegres", por Ze da Rua (Esdras Far ias) ; char
ges pelo earicaturista Luis Meneses e fotogravuras de elemen-
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tos da sociedade local. Depois, apareceram as "Pilulas Cien-
tificas", de Ze do Riachuelo, e urn "Consultorio", do medico 
Joao Costa. Novos colaboradores veio a ter a segao "Kodak", 
a saber: Hermogenes Viana, tambem usando o pseudonimo 
Jorge d'Areosa; Paulo de Magalhaes, J . Caminha, Adalberto 
Camargo, James d'Alcomar, Alexandre Grego, Prudenciano 
de Lemos, Bezerra Leite, Gil Florencio, Mario d'Eglantine e 
Nestor de Sousa. 

Em data de 7 de julho, o juiz Custodio de Oliveira con-
denou Nelson Firmo como incurso nas penas do artigo 317, 
letras A e B, combinado com o artigo 310 § 2° do Codigo Pe
nal (caso Amelinha Carrao), mas o jornalista requereu fian-
5a, por intermedio do advogado Maviael do Prado, a qual foi 
deferida. Depois, o juiz Santos Moreira confirmou a senten-
ga. Maviael do Prado e Osvaldo Machado impetraram 
"habeas^corpus", mas o Tribunal de Justiga denegou-o e foi 
feita apelagao para o Supremo. O caso mereceu sucessivos 
artigos de Osvaldo Machado, em defesa do seu companheiro 
de jornal. E nao se falou mais no assunto. 

Tendo-se ausentado do Recife, a 11 de setembro, Porto 
da Silveira passou a escrever, por algum tempo, cronicas pro-
cedentes do Rio de Janeiro. Em outubro, o gerente foi subs-
tituido por Prudenciano de Lemos, autor das croniquetas do 
"Registo Mundano" e da secao semanal, aos sabados, intitu-
lada "Reportagem Chic". Comegaram a surgir os artigos de 
Caitano Galhardo; Otavio Morals fazia reportagens despor-
tivas. 

Durante dois meses — de 18 de agosto a 20 de outubro 
— A Noite circulou, novamente, com formato manor — ora 
seis, ora oito paginas — devido a dificuldades na aquisigao 
do papel adequado. 

Ao iniciar-se Janeiro de 1921, o matut ino deixou de dar 
edigoes aos domingos, como vinha fazendo. No dia 7 assu-
miu o cargo de redator-secretario Baltazar Firmo de Olivei
ra, um dos mais famosos reporteres pernambucanos, dada a 
sua atuagao no Jornal do Recife, continuada em A Noite, 
para a descoberta do assassino do academico Joao Novais, 
da "Pensao Landy", caso sensacional que foi desvendado gra-
gas a argucia do jovem jornalista, apos meses seguidos de 
grandes reportagens e artigos, em que orientava as diligen-
cias policiais (3) . 

(3) Sobre o mencionado jornalista, chamando-o "o prot6tipo da tena-
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Em edicao extraordinaria, a 8 de margo, noticiava um 
atentado contra o jornalista Moises Florivaldo, que morreu 
no mesmo dia. 

A Noite saiu com vinte paginas (14 de aniincios) a 5 de 
abril de 1921, assinalando a passagem do seu primeiro ani-
versario. Estampou cliches do pessoal da diregao, redagao 
e oflcina; alguns trabalhos de colaboragao; homenagem aos 
diretores dos demais diarios da capital e dois editorials come-
morativos, no primeiro dos quais, entre longas consideragoes, 
havia o topico: 

"Orgao de livre opiniao, sem subordinagoes partidarias, 
sem agachamentos perante os poderosos, sejam os politicos, 
sejam os ricagos, A Noite jamais deixou de emitir suas opi-
nioes com energia, se nao temendo das consequencias que, 
de tal modo de proceder, pudessem advir. Nisto esta, jus-
tamente, seu orgulho, sua forga e, ainda, a intensidade da 
estima publica, que tanto a envaidece e encanta". 

Lia-se, mais adiante: "A Jornada tem sido aspera; algu-
mas vezes perdemos, na peregrinagao, amigos que, por mui-
to tempo, se bateram pelas mesmas ideias, mas que genufle-
tiram perante o poder, em nome de conveniencias pessoais, 
em nome de interesses bastardos, mas, se o coracao nos san-
grava vendo-os partir, nem assim deixamos de manter altiva, 
pompeando aos quatro ventos, a nossa bandeira, ate aqui 
imune de insulto e tremulando nas ameias inimigas sempre 
e sempre, apos os mais violentos combates". 

Era, entao, reporter Armando Bordeaux, sendo chefe das 
oficinas Julio Ferreira e auxiliar do escritorio Pedro Lemos. 

A 14 de abril iniciou o professor Joaquim Pimenta uma 
serie de artigos, intitulados "Contra-pastoral", a que se se-
guiu outra: "O clero em polvorosa". E Mario Monteiro Pes-
soa comegou a serie: "Revisao constitucional". Os "Bilhetes" 
de Mario d'Aguilar transformaram-se em "Cartas Postals". 
E Leduar de Assis Rocha abriu a segao "De Relance". 

Encetou campanha contra o orgamento estadual, cha-
mado "o monstro", concomitantemente a outros diarios. A 
1 de setembro, Prudenciano de Lemos voltava para a redagao, 
entregando a gerencia a Horacio de Carvalho, que vinha 
exerce-la novamente, deixando a funcao de Representante 

cidade", escreveu Caitano Galhardo (A Noile — 5-4-1921): "Nao fosse Bal-
tazar de Oliveira e a incerteza, as sombras da duvida amortalhariam para 
sempre essa tragedia ignominiosa, na qual um jovem, para quem a vida 
sorria nas suas mais belas esperangas, morre barbaramente assassinado 
nos fundos de uma pensao, vitima de abutres humanos sem consciencia". 
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Comercial. "Da Italia" procediam longas cronicas de Jose 
Fasanaro. E, nesse fim de ano, bradava-se, em larga campa-
nha, contra a familia Lundgren e sens metodos patronais. 

Atingido 1922, tudo continuou normal; mas, no dia 2 
de margo, elementos exaltados rasgaram exemplares do ves-
pertino, que noticiara a vitoria de Artur Bernardes nas elei-
Qoes presidenciais. 

Na data do segundo aniversario — 5 de abril — nao 
houve edigao especial comemorativa, por motivos superiores 
k vontade da diregao. . . 

Surgiu a campanha politica da sucessao governamental, 
tendo o diretor d'A Noite resolvido apoiar a candidatura 
Eduardo de Lima Castro. Nelson Firmo, porem, tomava ou-
tro caminho, pondo-se ao lado do candidato situacionista 
Jos6 Henrique Carneiro da Cunha. Feito o que, despediu-se 
da redagao, dirigindo uma carta a Osvaldo Machado, datada 
de 23 de maio, na qual declarou, entre outras consideragoes: 

"Nao empresto minha solidariedade ao "coronel" Lima 
Castro, que e o operoso reformador do Recife, porque a sua 
candidatura me pareceu ter sido langada sob a ameaga de 
um golpe decisivo a autonomia do meu Estado". 

"Nao era justo que, mantendo tais ideias, abragando 
com ufania uma causa contraria a que defende A Noite, con-
tinuasse eu a pertencer, hipocritamente, ao posto de reda-
tor-chefe". 

No dia da eleigao — 27 do mencionado mes — a cidade 
em polvorosa, foi o predio da redagao tiroteado. Por falta 
de comparecimento da maior parte do pessoal da oficina, 
devido a situagao de inseguranga, a folha so voltou a circu
lar no dia 30. O Recife viveu dias intranquilos, assistindo 
sucessivos motins. Decorrido um mes, precisamente a 27 de 
junho, A Noite divulgava um aviso, segundo o qual, enquan-
to durasse "o terror espaUiado pelo borbismo", circularia as 
16 horas, "visto como a popuiagao pavida se recolhe aos seus 
lares muito cedo, temendo os tiroteios da policia". 

A 22 de ju^ho, afastando-se Osvaldo Machado, que dizia 
estar com a saude alterada, foi suspensa a circulagao do ves
pertine . 

Reapareceu no dia 18 de setembro, novamente sob a dire-
gao de Nelson Firmo, que reassumiu "seu legitimo posto de 
combate". Tratou, entao, em artigo de fundo, das energias 
despendidas para que A Noite, "escoimada de certos elemen
tos que por tanto tempo a depreciaram, pudesse continuar 
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sua humilde trajetoria, independente, altiva e soberana em 
suas at i tudes". Passava a ser "jornal de informagoes, alheio 
por completo a partidarismo politico". 

O novo corpo redacional ficou constituido de Clodomiro 
de Oliveira (redator-chefe), Jose Firmo, Alfredo Pessoa da 
Silva, Armando Bordeaux, Alberto Colares e Mario Monteiro 
Pessoa. Gerente — Alfredo Inocencio. A redacao e a oficina, 
antes instaladas na rua 15 de Novembro (atual do Impera-
dor) , foram transferidas para o Patio do Carmo n^ 107. 
Continuou a ser vendido o exemplar a 100 reis, sendo a assi-
na tu ra anual estabelecida em 30S000. Nao mais de quatro 
paginas. 

Adquiridas algumas fontes de tipos novos, a impressao 
do jornal apresentou-se, nessa fase, mais nit ida. A quarta 
pagina passou a conter materia redacional, inclusive servigo 
telegrafico de ultima hora, ficando a segunda e a terceira 
destinadas a anuncios. 

Durou algum tempo a situagao de calmaria em que en-
t rara o corajoso orgao, sem deixar, alias, de divulgar repor-
tagens sensacionais e de combater os erros do governo. 

Seis meses depois, por haver criticado o contrato, sem 
concorrencia, das obras do porto, toda a edigao de 15 de mar-
go de 1923 foi rasgada por soldados de policia, verificando-
se a prisao de gazeteiros, depois de haver sido arrebentado 
um placard informativo. As 23 horas, Nelson Firmo foi 
preso, sendo metido, "como desordeiro", na Casa de Deten-
gao, de onde saiu na manha seguinte, quando, ao chegar a 
redacao, ja la se encontravam policiais para confiscar a edi-
gao extraordinaria em preparo, o que realmente se efetivou. 

Nao pode mais circular. A redagao ficou ocupada por 
pragas embaladas. Nelson Firmo impetrou "habeas corpus" 
para si e para todo o pessoal, por motivo de coagao, mas o 
juiz nao Ihe tomou conhecimento. Anunciado o retorno do 
jornal para o dia 30 do referido mes, roubaram-lhe, na ves-
pera, pegas essenciais da maquina de impressao, tudo para-
lisando (4) . A 30 de abril ocorreu outro assalto a tipogra-
fia, com destruigao e saque de todo o material (5) . 

(4) Em carta enderegada a A Provincia, escreveu Nelson Firmo, dias 
apos: "Minha situagao aqui em Pernambuco complica-se cada vez mais . 
Sinto-me sob uma atmosfera irrespiravel, mal podendo viver r\a terra onde 
nasci, hoje governada por um juiz, dirigida por um homem que nos jul-
gavamos incapaz das cenas de puro vandalismo de que ha sido tea t ro a 
nossa cidade". 

(5) A revista panfletaria Dom Casmurro, de Osorio Borba e Jose Lin9 
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Decorridos mais de seis meses, viu-se A Noite outra vez 
em circulacao no primeiro dia de outubro de 1923, edigao es
pecial de dez paginas, composta e impressa, novamente, em 
oficina propria, sob a diregao do bravo Nelson Firmo, tendo 
como gerente Ribeiro de Carvalho e auxiliar da redagao, en-
tre outros, Pedro Fernandes Filho. Estampou a seguinte 
manchete ao lado do cabegalho: 

"Nas colunas deste jornal, sejam quais forem os tiranos 
da epoca e as violencias exercidas contra nos, defenderemos 
sempre os grandes ideals do coletivismo pernambucano. As 
barreiras do despotismo governamental oporemos nosso de-
sassombro e a logica de ferro de nossas investidas civicas. 
Se este fosse o pensar coletivo da imprensa, os despotas nao 
se aguentar iam; teriam, apenas, uma desgracada vida efe-
mera . M a s . . . Para que completar a frase? A tarefa, por 
ser facilima, flea reservada aos intrepidos leitores d'A Noite". 

O editorial, intitulado "Sete meses", tendo por sub-titu-
lo "Palavras a Aretino aplicadas ao sr. Sergio Loreto", foi 
assim iniciado: "Apos sete meses de indebita e criminosa 
coacao do governo, caracterizada por clamorosos atentados 
a liberdade de imprensa, de que pode dar exemplo um juiz-
governador que exorbita de suas altas fungoes, A Noite rea-
parece para o cumprimento exato do seu grande programa. 
Reaparece mais chela de vida, de animo, de coragem, de 
desassombro. 

"A proporcao que contra nos se multiplicami as perse-
guigoes governamentais, cujo maior e mais triste epilogo va-
mos encontrar no assalto, alta madrugada, a tipografia d' 
A Noite, que ficou reduzida quase a ruina, como sendo o 
meio melhor e mais constitucional de emudecer a grande 
voz da verdade, dentro de cada um de nos crescia a fe pelos 
destinos bons de Pernambuco, certamente nem sempre su-
jeito a medonha ambigao do atual quatrienio oligarquico. 

"Se alguma vez nos faltou a serenidade no analisar os 
atos administrativos do sr. Sergio Loreto, na maioria conde-
nabilissimos, nao nos acusa a consciencia que, mesmo assim, 
o tenhamos difamado. Mas, se a tanto chegamos, S. Ex^., 

do Rego, "cujas criticas formidaveis aos atos da oligarquia reinante tanto 
ruido produziram aqui e alem dos nossos limites territoriais", estava sendo 
composta e impressa na modesta tipografia de Nelson Firmo, que tomara 
a peito o trabalho, recusado por varias outras oficinas graficas, temero-
sas de represalias policiais. Pois, no assalto de 30 de abril, os vandalos 
carregaram todas as paginas de Dom Casmurro em ponto de impressao 
(A Noile, 15_-3-1924). 
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como juiz, e mesmo como governador mconstitucional, que 
o e, encontraria facilmente, na propria Constituicao desres-
peitada, leis muito severas contra os delitos da imprensa. 
Que fez, porem? Preferiu o assalto, a acao calculada, fria 
e criminosa de seus auxiliares, como poderosa expressao de 
forga, sem se lembrar, ao menos, que, assim agindo, descia, 
vertiginosamente, do conceito nacional, ao passo que as nos-
sas convicgoes mais se enraizavam e muito maiores eram as 
simpatias do povo por esta folha". 

J a nos dias 19 e 20, ainda de outubro, o vespertine das 
18 horas registava ameacas de novo empastelamento da tipo-
grafia e de cacetadas em Nelson Firmo, cuja residencia era 
rondada por policiais, pois o jornalista nao deixava de atacar 
a administracao estadual . Concluiu responsabilizando o Go
vernador Sergio Loreto. 

Enquanto isto, procurava atrair leitores, criando segoes 
interessantes, como "Coisas da Vida", em versos, por Voltaire 
& Cervantes; "Olinda visionaria", cronica das praias, ilustra-
da, a cargo de O Homem da Madrugada, etc. Entre os pou-
cos autores de artigos assinados, salientava-se Osorio Borba. 

A 8 de novembro o gerente era substituido por Joao 
Manuel Lopes, mas este desceu a posicao de cobrador no dia 
17 de Janeiro de 1924, assumindo o proprio Nelson Firmo a 
chefia da segao comercial da empresa. O formato reduzira-se, 
novamente, a cinco colunas. A partir de fevereiro, lia-se 
acima do titulo da ultima pagina: "Nunca tivemos, como 
agora, t an ta necessidade de republicanizar a Repiiblica". 

O artigo intitulado "Um ano depois", divulgado a 15 de 
margo, rememorou os fatos relacionados com o mais recente 
fechamento d'A Noite, afirmando: "Jornalismo indigno, de 
recuos, de subserviencia, de beija-pes, e que nunca fizemos 
nem faremos. Difere muito Nelson Firmo de certos canalhas 
que aqui tambem ensaiaram fazer oposigao ao atual governo 
e t iveram de engulir as ideias num abrir e fechar de olhos". 

Sem motivo aparente, deixou, outra vez, de circular apos 
a edigao acima mencionada. Ao reaparecer, no dia 12 de 
junho do mesmo ano, revelou que a suspensao fora ocasiona-
da por um "levante de operarios, bafejado pela policia do 1° 
Distrito da capital". 

Outra nota dizia, referindo-se a empresa: "Era proposito 
do sr. Nelson Firmo, que, em breve, pretende retirar-se para 
o sul do pais, arrenda-la ou vende-la. Mas nenhuma pro-
posta, das que Ihe foram feitas, estava em condicoes de ser 
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aceita". Resolveu, pois, voltar a lica, "para preencher gran-
de lacuna existente na imprensa indigena". 

Logo no dia do ressurgimento fol o jornal rasgado, na 
rua, por gazeteiros da Agenda Belga, a servigo do governo, 
continuando o rasga-rasga no dia seguinte. Em vibrante 
artigo, Nelson condenou a atitude dos sens inimigos, decla-
rando: "Aceito, desassombrado, o desafio que me langa ao 
rosto, atraves de baionetas, o despotismo do governo". 

Recomendagao de um Aviso: "Ao publico — Devido as 
violencias do governo, nao permitindo que A Noite circule 
regularmente, pedimos ao publico vir compra-la, todos os 
dias, as 17^2 horas, na redacao, patio do Carmo, 107. 

Se algum gazeteiro mais afoito saia a apregoar a folha, 
logo era cercado, nao ficando inteiro nenhum exemplar. Po-
liciais arrebatavam o jornal ate das maos de leitores menos 
precavidos. E Nelson, de revolver junto a pena, na sua ban-
ca de trabalho, esperava, sereno, a canzoada. O comandante 
da Forga Policial, coronel Joao Nunes, chegou ao ciimulo de 
proibir aos seus subordinados, do oficial a praca de pre, a 
leitura do malsinado orgao. 

Nota do dia 16: "A empresa d'A Noite, resolvida a man-
te-la, custe o que custar, aumenta para 200 reis, enquanto 
durar a perseguicao do governo, cada exemplar". 

Tendo Artur Bernardes, cuja ascengao a Presidencia da 
Republica Nelson Firmo apoiara, telegrafado para o Recife, 
solicitando informagoes ao governador de Pernambuco, res-
pondeu-lhe este que A Noite era "um jornal clandestino e 
irresponsavel". Mas o jornalista telegrafou ao chefe do go
verno federal e a imprensa carioca, comunicando haver pre-
enchido todas as exigencias da lei de imprensa e assinado 
termo de responsabilidade na Prefeitura, nao devendo um 
real de impostos; chegou mesmo a pagar o exercicio de 1922 
"duas vezes", conforme documentos em seu poder. 

Enfrentando dificuldades e ameagas, A Noite prosseguiu 
?te 11 de julho de 1924, quando parou de circular. 

Apos quase um ano de tregua, reapareceu, a 28 de ju-
nho de 1925, na qualidade de "jornal vespertino independen-
te", sob a diregao de Joao Cafe Filho, que adquirira a em
presa por arrendamento, tendo como gerente Austriclinio 
Bezerra, e administrador, durante curto prazo, Severino Gam-
boa Cardim. Nova tabela de assinaturas: ano — 40S000; se-
mestre — 20S000; trimestre — lOSOOO. Niimero avulso — 
100 reis. "orgao dedicado, exclusivamente, a causa do povo", 
continuou o formato de cinco colunas, com tiragem decla-
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rada de 10.000 exemplares, meses depois diminuida para 
8.000. 

Ent re os novos colaboradores, sempre esporadicos, desta-
cavam-se: Da Costa Aguiar, Armando Cunha, Esdras Farias, 
Ja rbas Peixoto e Valfrido Freire, os dois ultimos assinando, 
conjuntam.ente, a secao "Zumbidos". A salientar, ainda, 
artigos de Euforbio Lima, o qual, sob o t i tulo "Religiao ofi-
cial", depois "A religiao e o Estado", se bateu, ardorosamen-
te, cont ra a emenda, na reforma constitucional em projeto, 
que oficializava o ensino religioso nas escolas. Defendendo 
a liberdade de consciencia, acompanharam-no, na campanha, 
diferentes opinantes, sobretudo o pastor Sinesio Lira, cujo 
ult imo artigo foi "A vitoria do Direito". A 1° de outubro, 
sob grandes titulos, um editorial rejubilou com a rejeigao da 
falada emenda pela Camara federal. 

Ao corpo redacional pertenciam, entre outros, Valdemar 
Amorim, por pouco tempo, Osmundo Borba, Estevao Ribeiro 
e Leduar de Assis Rocha, autor de artigos assinados e de so-
netos, alem das "Bolhas de sabao", al usando o pseudonimo 
Visconde d'Ardule. 

A par de comentarios sobre politica geral, reportagens 
e transcrigoes em torno do movimento revolucionario que 
agitava o pais, dando-lhe apoio e aconselhando mesmo o povo 
pernambucano a aliar-se a Coluna Prestes, que marchava n a 
diregao Sul-Norte, atraves do sertao, o jornal ocupava-se da 
politica de Bezerros, de onde viera seu diretor, a tacando o 
prefeito eleito Salviano Machado Filho. Mant inha boa "Co
luna Operaria" e a secao de versos satiricos "Corta. . . agoes", 
por Ze da Noite, depois substituido por Morcego. 

Nao ficaria o vespertino imune de ameagas e persegui-
goes. Falou-se em novo empastelamento, que nao houve. 
Entre tanto , a 20 de agosto, conforme noticiario do dia se-
guinte, "numerosa forga policial", distribuida no Patio do 
Carmo, revistou todos os auxiliares d'A Noite; prendou dois 
operarios e o gerente Austricllnio Bezerra, os quais, no mes
mo dia, depois de "repreendidos", foram soltos. Ao que es-
creveu a redagao, reprovando a coagao infligida: " . . . vimos 
mantendo , ate hoje, uma campanha de interesse das classes 
populares, sem paixao nem exagero de par t idar ismo". 

Outras campanhas empreendera a redagao: contra a 
desorganizagao dos servigos postais-telegraficos; contra a ca-
restia da vida — "tudo pela hora da mor te" — e contra os 
"escandalos extorsivos" da Pernambuco Tramways. Ainda 
foram colaboradores: Rotilio Marinho, Tito Labieno e Petro-
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nius . Sem funcao definida, voltava Manuel Candido, a 14 
de outubro, ao servico do jornal, para cuja fundagao muito 
concorrera. 

Nao era lisonjeira a situagao da empresa, nem Jamais 
o fora desde o inicio. Avultavam-se-lhe as dificuldades, ate 
que, na ediq&o de 11 de dezembro, veio a divulgar um aviso, 
segundo o qual fazia voltar para $200 o custo da vendagem 
avulsa, uma vez que, sendo o unico jornal do Recife nao 
importador de papel diretamente, pagava-o, na praga, a pre-
QO bastante elevado, alem do acrescimo de compromissos e 
da deficiencia de anuncios. fistes, apesar de tudo, enchiam 
duas paginas, as do centro, sucedendo que nem sempre re-
muneradores. 

For ultimo, havia-se intensificado a propaganda da rebe-
liao em marcha, no sul do pais, desde 5 de julho de 1924, 
atraves do titulo geral "A grande revolugao", em piano des-
tacado. Finalmente, achando-se ausente Cafe Filho, foi o 
gerente convidado a comparecer a Chefatura de Policia, sen-
do ali advertido, consoante determinagao "do ministro do 
Interior", no sentido de "sustar a publicagao de artigos e no-
ticias referentes ao movimento revolucionario". 

Diante da nova forma de coagao, declarou uma nota 
inserida na edicao de 15 de dezembro de 1925: "Constituindo 
essa medida uma restrigao ilegal ao direito de livre opiniao 
e uma intervengao indebita no programa deste jornal, resol-
vemos suspender a sua circulacao, ate que melhores dias ve-
nham para o Brasil, ha tres longos anos fora do regime cons-
titucional". 

Terminou, pois, a fase do diretor Cafe Filho (6), o qual, 
denunciado por "delito de imprensa", foi absolvido pelo juiz 
Cunha Melo, em fevereiro de 1926, tendo o Procurador da 
Repiiblica recorrido da sentenga para o Supremo Tribunal 
Federal, que a manteve. 

Reapareceu A Noite, retornando ao primitive formato 
de seis colunas, a 29 de Janeiro de 1926. Deveria ter circulado 
na vespera, mas a policia o proibiu violentamente, sob a ale-
gagao de que o registo nao fora devidamente legalizado. 

Novamente Nelson Firmo assumiu o posto diretivo; e 
declarou, em artigo assinado: "Voltando a luta, refreio meus 

(6) O nor ter iograndense Joao Cafe Filho foi o homem de jornal 
a tuantc no Recife (apos ter dirigido — 1923-1925 — o Correio 
de Bezerros) que atingiu pontos mais altos na politica nacional: deputado 
federal, vice-presidente e presidente da Repiiblica — 1954-1955. 
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justissimos odios contra os meus pequeninos perseguidores; 
mas iaqo-o com o exclusivo e nobilitante fim de dar as mi-
nhas criticas a melhor porgao de sinceridade e verdade. Nao 
usarei, por contraproducente, linguagem desrespeitosa; mas 
tambem nao me rojarei, submisso, pusilanime, indigno das 
tradigoes de altivez e bravura dos pernambucanos, aos pes 
de nenhum governo, nem tambem usarei, com relagao aos 
abusos e crimes do poder, de linguagem que possa parecer 
ao publico uma capitulagao". Manteria, "nas campanhas a 
que fosse porventura arrastado, atitude de elegancia men
tal". Nao se tratava de recuo. 

Referindo-se ao Governador Sergio Loreto, escreveu: "A 
ultima vez que cedi terreno sabe-o bem S. Ex^. porque o fiz. 
Com as oficinas d'A Noite arrebentadas pela quarta vez (nao 
vos espanteis, leitores, que e verdade!), eu nao podia fazer 
outra coisa". E concluiu: "Prometo combater os atos pro-
vadamente maus e lesivos aos interesses coletivos de todo e 
qualquer governo, a comegar pelo atual; prometo bater-me 
pelo voto secreto, pelas boas lutas eleitorais, as unicas que 
dao sangue novo e saude ao regime; prometo ser implacavel 
com toda casta de gatunos e ladroes; prometo trabalhar com 
sinceridade pelo advento de um governo que traga para o 
Estado uma epoca de paz construtora, de justiga, de reconhe-
cida probidade administrativa; um governo que se cerque de 
gente capaz, de cidadaos capazes; prometo, enfim, nao tari-
far nunca minhas opinioes nas sempre prodigas pagadorias 
do Erario Publico, indiferente, assim, as comodidades da vida, 
mas contente comigo mesmo por possuir um carater cuja 
indomabilidade (nao e auto-elogio), se me tem valido os odio-
zinhos e perseguigoes inominaveis dos poderosos quatrienais, 
tem-me tambem proporcionado, em maior escala, os aplau-
sos dos homens de bem desta terra". 

Tendo as paginas centrals repletas de reclamos comer-
ciais, inseria, nas externas, materia variada, a saber: "Ecos 
do dia", por J. C ; artigos de Jose Firmo de Oliveira, um 
dos redatores; "Indiscregoes"; reportagens sensacionais; "Co-
luna operaria"; "Coluna livre"; noticiario geral; transcrigao 
da cronica humoristica "Microlandia", d'A Noite, do Rio, as-
sinada por Pequeno Polegar (pseudonimo de Viriato Cor-
reia); outras de Benjamin Costallat; "No bagago do frevo", 
a cargo de de Jeca Chavedefenda, alem de "Solicitadas". 

Mas Nelson Firmo continuava no index das iras do go
verno estadual, constituindo-se alvo constante das autori-
dades policiais. Assim e que A Noite noticiou, a 11 de feve-
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reiro, sua "prisao injustificavel", no dia anterior, por 24 ho-
ras, passadas num "carcere infeto, sobre um colchao esten-
dido ao solo", sob a suspeita de achar-se ele implicado numa 
masorca, frustrada, de legionarios do General Isidoro Lopes. 

Prenderam-no, novamente, no dia 18, "pelo grande de-
lito de ser oposicionista ao governo local". Aguentou, dessa 
vez, cinco dias na Casa de Detengao, de onde saiu mediante 
o recurso do habeas-corpus. No mes seguinte, dia 2, eram 
presos, mas libertados 24 horas depois, o redator Nelson Avila 
e diversos tipografos, alegado o pretexto de que se realiza-
vam, na redacao, "reunioes de elementos perturbadores da 
ordem". 

"Apavorado — escreveria a revista O Tacape (n° 28, ano 
II, 2^ quinzena de 1929) — com a audacia de Cleto Campelo, 
fuzilado em Gravata por uma policia de facinoras", o oficia-
lismo "envolveu nas malhas de um medieval processo" os 
jornalistas Nelson Firmo, Carlos Mariz e Josias Leao, o bacha-
rel Cristiano Cordeiro, o medico Silvio Cravo, o capitao Gam-
boa Cardim, o tenente Armando Bandeira e outros "impli-
cados". O juiz Cunha Melo impronunciou a todos eles, sendo 
a sentenca confirmada pelo Supremo Tribunal. 

Uma nota da edi§ao de 18 de fevereiro de 1926 acusava o 
ex-gerente Austriclinio Bezerra de haver conduzido, quando 
A Noite foi fechada, na fase Cafe Filho, grande quantidade 
de material grafico, para melhorar a oficina do Diario de 
Victoria, de Vitoria de Santo Antao (7) . 

O "vespertino de maior circulagao em Pernambuco" teve, 
nessa nova fase de Nelson Firmo, pouco mais de um mes de 
vida, suspendendo suas atividades a 11 de margo. 

Reviveu cinco dias, apenas, decorridos, sob a diregao dos 
arrendatarios Guilherme de Araujo e Monte Sobrinho. Come-
gava outra existencia, nada Ihe interessando do passado, 
consoante nota assinada pelos dois, que aduziram: 

"Sem ligacoes partidarias, sem peias de qualquer casta, 
na alegria como na dor, ela sera sempre a propria expressao 
do povo; rira com ele, chorara com ele. E se, realmente, a 
Fe e mesmo uma fovqa capaz de transpor barreiras, covardes 
seremos nos se nao chegarmos ao fim". 

7) Em artigo no Diario de Victoria de 25 de fevereiro de 1926, intl-
tulado "Lavando as calunias", escreveu Austriclinio, atacando, furiosa-
mente, Nelson Firmo: " E certo que estao em meu poder nove fontes de 
tipos pertoncentes ao sr. Cafe Filho, que me foram pelo mesmo entregues". 
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Reduziu logo o prego do exemplar para 100 r6is e passou 
a dar duas edigoes as segundas-feiras, a primeira as 10 horas. 
Na de aniversario — 5 de abril de 1926 — lia-se, a proposito 
da nova atuagao d'A Noite: "Hoje, sob o influxo de um san-
gue novo, de uma diregao outra, completamente alheia ao 
seu passado, as suas lutas e as suas vicissitudes, ela vem 
procurando manter-se a altura da sua propria missao, de-
fendendo o povo contra tudo e contra todos". 

Assumiu a gerencia, no dia 9 do referido mes, Jose Lin-
dolfo Silva. Foi quando se iniciou o plebiscite: "Quem devera 
ser o futuro governador de Pernambuco?", o qual concluiu 
dois meses depois, dando o primeiro lugar a Estacio Coimbra, 
com 5.382 votos. Joaquim de Oliveira vinha redigindo o 
comentario diario intitulado "Em meia coluna". Tendo en-
cetado campanha contra o trust da carne verde, abriu um 
"Livro do Povo", colocado na redagao para receber a assina-
tura dos leitores que apoiassem a iniciativa. 

Edigao extra, a 24 de maio de 1926, foi dedicada ao fale-
cimento do diretor Francisco do Monte Sobrinho, com o res
pective cliche e carinhoso necrologio, seguido de biografia e 
amplo noticiario, que se estendeu por alguns dias, inclusive 
a repercussao, tendo o jornal tomado luto por uma semana, 
toda em tarja a primeira pagina. Enquanto isto, subiam 
para o cabegalho os nomes de Racine Guimaraes, que assi-
nava bons artigos, e de Leduar de Assis Rocha, na qualidade, 
respectivamente, de redator-chefe e redator-secretario. 

A partir de 9 de junho, rezava o Expediente: "Diario 
Independente — 6rgao de Defesa do Povo e Sem Nenhuma 
Ligagao Partidaria". Baixou o prego das assinaturas: ano 
— 30$000; semestre — 16$000; trimestre — 10$000. 

Exibiu melhor aspecto material e intelectual, comentan-
do e noticiando os fatos e acontecimentos da cidade, do Es-
tado, do pais, imparcialmente. Essa atitude, entretanto, nao 
evitou que Guilherme de Araujo fosse ameagado de morte. 
fi que desagradara a algumas autoridades policiais a versao 
dada ao caso da prisao do responsavel por um rapto sensa-
cional. Em consequencia, foi o jornalista agredido, com in-
jiirias e insultos, pelo delegado do 5° Distrito, Elpidio Bran-
co. Veemente editorial verberou a agressao, resultando ser 
instaurado processo contra Guilherme, que teve come advo-
gado Osvaldo Machado e mereceu, no fim, plena absolvigao. 

Considerando-se ameagado de morte, Guilherme de Arau
jo divulgou uma nota assinada, repetindo-a diariamente, em 
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que se dirigia ao governador do Estado, Sergio Loreto, e ao 
chefe de policia, responsabilizando Elpidio Branco e o ins-
petor Osvaldo Ciriaco por tudo o que viesse a acontecer a 
si ou a qualquer empregado d'A Noite. 

A redagao instituiu um plebiscito em torno do divorcio, 
que encerrou a 13 de outubro de 1926, havendo respondido 
a pergunta "fi um bem?" 4.680 leitores, contra menos de 
metade, ou seja, 2.187, que opinaram: "E: um mal". 

A data da proclamagao da Republica mereceu, a 16 de 
novembro, uma edigao de 20 paginas, sendo 16 de anuncios, 
coincidindo com o aumento do formato para sete colunas de 
composigao. Adotou o lema: "Do povo e para o povo". O 
redator-secretario transmitiu o cargo a Leonel Borba, o qual, 
no entanto, so permaneceu ate 25 de Janeiro do ano subse-
quentf. 

Joao Barreto de Meneses, o mais vibrante colaborador, 
escreveu longo artigo, a 28 de Janeiro, contra o senador Ma
nuel Borba, porque este apontara a porta da rua a um re
porter que o fora entrevistar. Reapareceu, em fevereiro, a 
cronica diaria "Kodak", originaria da primeira fase, assi-
nando-a, unicamente, Joao Monteiro. 

A gestao Guilherme de Araiijo, que tambem contou com 
a colaboragao redacional de Agripino da Silva e Joaquim 
Carvalho, nao foi tao efemera; atingiu quase um ano, ter-
minando a 2 de margo de 1927, por motive de rescisao do 
contrato. 

Apenas tres dias apos, restabelecido o formato de seis 
colunas, reapareceu A Noite, sob a diregao, mais uma vez, 
de Nelson Firmo, sendo redator-chefe Ascendino Neves; ge-
rente — Cicero Araujo; reporteres — Costa Neto e Jose So-
tero de Sousa. Reintegrava-se, o obstinado jornal, "no seu 
largo e liberal programa de desassombrada defesa dos altos 
e legitimes interesses de Pernambuco", segundo o artigo de 
reapresentagao, assim concluido: 

"Continuaremos a exercer, nesta nova fase, com sereni-
dade, imparcialidade e integral independencia, o direito de 
livre critica aos atos do poder publico. Nada de compromis-
sos partidarios. Nada de bajulagoes. Nada de injurias. E 
ou cumprimos o que estamos a dizer ou preferimos quebrar 
a pena e abandonar a profissao. Pode, pois, o publico con-
fiar na atuagao desta folha. Aqui, repetimos, nao tarifare-
mos, absolutamente, nossas opinioes. Somos livres". 

Comegou a insergao, em rodape, da serie de artigos 
"A Quadrilha", por Nelson Firmo, verdadeira catilinaria con-



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 227 

tra a passada administragao de Sergio Loreto, trabalho que 
o autor pretendia editar, depois, em livro. 

Nao demorou a atuagao do redator-chefe Ascendino, que 
foi substituido, nove dias depois de assumir o cargo, por Joao 
Monteiro, ao passo que o gerente deixou suas fungoes a 5 
de abril. 

Prosseguiu a publicagao sem anormalidade, atravessan-
do, porem, dificuldades financeiras cada vez mais acentua-
das. Tanto que, a partir de 11 do mencionado mes, resolveu 
a diregao aumentar para 200 reis o preco da vendagem avul-
sa. Declarava uma nota que o jornal "nunca se rojou nem 
se rojara aos pes dos governos"; por isto, sofria, uma vez 
que o comercio nao Ihe dava anuncios "receando persegui-
goes, majoragao de impostos, multas injustas, etc.", e os que 
vinha publicando eram mal pagos. Acentuou: "A Noite 6, 
nesta fase, um jornal honestissimo, dedicado aos interesses 
coletivos"; dai, precisar da ajuda, prestigio e encorajamento 
dos seus leitores, concluindo: 

"Ou fazemos jornalismo honesto, sem chantages, sem 
sinecuras, sem assaltos a bolsa popular, ou desistiremos". 

Na mesma data tinha inicio uma serie de reportagens 
retrospectivas, sob o titulo "Os crimes do coronel Joao Nu-
nes", abrindo-se, ao mesmo tempo, uma subscrigao destinada 
a promover a punigao, perante a justiga, daquele ex-coman-
dante da Forga Policial de Pernambuco, atualmente deno-
minada Policia Militar. Nao deu resultado. A colheita nao 
rendeu mais que 38$0C0, tendo o jornal suspendido a cam-
panha por nao poder a diregao custear as despesas com o 
processo. 

Os redatores do momento eram Jose Firmo e Clodomiro 
de Oliveira, irmaos do diretor, autores de artigos e cronicas 
assinados, e Nelson Avila, o poeta noticiarista, tendo saido 
o reporter Sotero de Sousa, enquanto Joao Monteiro deixava, 
por sua vez, a fungao de redator-chefe a 26 de maio, con-
tinuando, todavia, a firmar a segao "Kodak". Nova tabela 
de assinaturas vigorou a partir de 27 de abril: ano — 48$000; 
semestre — 25$000; trimestre — 13^000. A par da reprodu-
gao de artigos de Mario Rodrigues, d'A Manha, do Rio de 
Janeiro, criara-se a segao satirica "Tribuna de Ze Pacovio". 

A vinda de Artur Bernardes ao Recife, apos tumultuosa 
administragao presidencial, deu lugar a manifestagoes estu-
dantis contra o chamado "Seu Me" e violenta interferencia 
da policia, pancadaria e prisoes. A Noite protestou contra 
as cenas tzarescas do inspetor Ramos de Freitas e isto valeu 
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a prisao, a 31 de maio, de Nelson Firmo, Jose Firmo, Joao 
Monteiro e Armando Santos, o irreverente caricaturista. O 
diretor do jornal dormiu "vestido, no cimento frio, ao lado 
de desordeiros e gatunos", na Casa de Detengao, o que ihe 
deu a "impressao de um pedago da Siberia asiatica" (8) . 

Estava-se sob o governo de Estacio Coimbra, dizendo 
um editorial de 2 de junho, a proposito: "Como o sergismo, 
o estacismo enveredou por atalhos perigosissimos. Mas a 
voz de Nelson Firmo so se calara quando o matarem". 

Joao Monteiro entrou a escrever uma serie de artigos 
— "Kodak ampliada", narrando, com pormenores crus, as 
36 horas de sua prisao, motivada esta pelas restrigoes que 
vinha fazendo ao policiamento da cidade. 

Atacado, na Camara federal, pelos deputados Amauri de 
Medeiros e Francisco Pessoa de Queiroz, Nelson Firmo desan-
cou-os de rijo, em sucessivos artigos, nos quais se defendeu, 
brilhantemente, de acusagoes improcedentes. 

Depois, ainda em junho, veio o caso do coronel Felizardo 
Toscano de Brito, o qual intentou processo, por crime de 
injiirias e caliinias, contra o diretor d'A Noite, que o criti-
cara em artigo publicado sob o pseudonimo de Pacu. En-
quanto corriam os tramites da inutil acao, o vespertine 
cumulava aquele oficial do Exercito do maximo ridiculo, 
chamando-o, inclusive, "legitimo expoente da poltronice 
humana" . 

Ora prendendo gazeteiros, ora espancando-os, a policia 
procurava sempre coagir o destemido orgao. A 4 de dezem-
bro foi agredido o mais novo auxiliar da redagao, Paulo Fer
nando Dias da Silva, arrancado do estribo de um bonde e 
espancado pelo comissario Aguinaldo Lacerda. Outro nome 
constava do corpo redacional: Estevao Ribeiro. 

Veio 1928 e A Noite continuava de pe, impavida e dis-
posta a prosseguir sua heroica Jornada. Logo a 4 de Janei
ro foi aposto, na sala da redagao, um retrato do lider revo-
lucionario Luis Carlos Prestes, em meio a estrepitosa sole-
nidade. Divulgavam-se artigos de Assis Chateaubriand e 
comegou a propaganda da candidatura de Nelson Firmo, 
pela segunda vez, a deputagao, precedida de manifesto. 

Novamente derrotado nas urnas, declarou o jornalista, 

(8) "Nelson Firmo 6, de fato, o "recordman" das prisoes. E dos em-
pastelamentos de jornal . Sergio Loreto mandava prende-lo sempre que 
nada t inha a responder as suas acusagoes" (artigo de Os6rio Borba n ' 
A Manha, do Rio, 4-6-1927). 
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em artigo de 27 de margo, que, nada obstante, continuaria 
"a bater-se contra a tirania dos governos, em beneficio do 
povo". No dia seguinte, era ele revistado, acintosamente, a 
saida da redagao. 

Nao tendo circulado nos dias 5 e 6, solenizou, a 7 de 
abril, apenas com editorial alusivo, o oitavo aniversario de 
fundagao, no qual salientou: "A bandeira de 5 de abril de 
1920 e a mesma de hoje e serd a de amanha". Colocou qua-
drinhos, a direita e a esquerda do cabegalho da quarta pa-
gina e, dentro deles, os conceitos: "6rgao eminentemente 
rebelde aos convenios do safadismo politico da epoca" e 
"Juramos combater, ininterruptamente, todo e qualquer go-
verno que se estribar no despotismo". 

Foi restabelecido, a 24 de junho, o prego de 100 reis para 
a vendagem avulsa; e o das assinaturas anual e semestral 
diminuiu, a 14 de setembro, para 38$000 e 20$000, respec-
tivamente. No mes anterior voltava Jos6 Lindolfo Silva k 
fungao de gerente. Entre outros, servia como reporter o es-
tudante Gumercindo de Amorim. 

Vinha atacando, acremente, a administragao estadual. 
Quando, em fins de julho, chegou ao Recife uma caravana 
da recem-criada Alianga Liberal, nao Ihe regateou louvores e 
aplausos, acompanhando, atraves de paginas inteiras, toda 
a campanha politica dos tribunos sulistas. 

Djalma Trindade, entao no corpo redacional, iniciou em 
novembro uma serie de artigos, intitulados "O celibato no 
clero". 

Na primeira edigao de 1929 — 2 de Janeiro — lia-se: 
"Neste comego de ano, A Noite deseja todos os bens possiveis 
ao Brasil, inclusive o de que este seja o ultimo ano das tira-
nias republicanas. De todos esses bens, o bem maior — pelo 
qual anseia e pulsa desordenadamente o coragao brasileiro, 
rebela-se nossa consciencia e se avermelha, do nosso sangue, 
o solo da patria, porque a queremos livre — e o que nos vira 
da vitoria da Revolugao. Que 1930 ja nos encontre integra-
do na grande obra politico-social que antevemos atrav6s das 
palavras e da agao de Luis Carlos Prestes". 

Como materia principal, divulgou "Um balango dos des-
servigos do sr. Estacio Coimbra a Pernambuco". No dia ime-
diato, tomava metade da primeira pagina um retrato de 
Prestes, ao ensejo do seu aniversario natalicio. A 4 de Janei
ro, aderia ao Comite Pro-Liga Anti-Imperialista". Ocorriam 
artigos assinados por Oscar Brandao da Rocha. 

No mes de fevereiro dava-se a cisao das esquerdas poll-
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ticas, ficando o vespertino com Mauricio de Lacerda, que 
preferira o programa revolucionario de Prestes. 

Atingido margo de 1929, resolveu afastar-se de seu posto 
o gerente Lindolfo Silva. Uma semana depois, a empresa 
adquiria novas fontes de tipos, melhorando a feigao grafica 
do orgao. 

Artigo redacional do dia 20 divergiu, nalguns pontes, 
do manifesto de Prestes, frisando, todavia: " . . . ele e o Boli
var, em edigao melhorada, dos supremos anseios libertarios 
do povo brasileiro. Divergindo dele, nao o renegamos. Sob 
sua chefia extraordinaria, assaltaremos e destruiremos, em 
breves dias, os liltimos redutos da canalhice republicana". 
Pregou a Revolugao, abertamente, para "consertar o pais". 

"Nao o consertaremos nunca como quer o sr. Assis Bra-
sil: pregando Democracia e andando na garupa do sr. Getu-
lio Vargas" — escreveu, a 25 de margo, Nelson Firmo, que 
rompera com os democratas, deixando de tomar posse como 
membro do Conselho Consultivo do PSD de Pernambuco. 

fisse gesto deu lugar a ataques do Diario da Manha e, 
particularmente, do professor Joaquim Pimenta, entrando 
Nelson Firmo em polemica com um e com o outro. Mas a 
discussao entre os dois antigos companheiros de rebeldia 
tornou-se demasiado aspera, degenerando na permuta de 
improperios do maior quilate. Na expectativa de desforgo 
pessoal, amigos comuns dos bravos contendores intervieram, 
conseguindo um pacto de paz, do que foi publicada uma nota 
com varias assinaturas, encabegadas pela do industrial Car
los de Lima Cavalcanti. 

Na mesma data dessa publicagao, 6 de abril, A Noite 
comemorava seus nove anos de existencia com um editorial, 
em que proclamou: "O pais esta quase arrasado pelo profis-
sionalismo politico. O remedio e a revolugao". 

Na vespera, elementos da policia quebraram um placard 
do vespertino, postado a esquina do Cafe Lafaiete. O ultimo 
redator admitido foi Luis de Barros, em substituigao a Pau
lo Fernando, que terminou feito correspondente no Rio. 

Estava A Noite, finalmente, criticando nao s6 a admi-
nistragao estadual de Pernambuco, mas tambem a da Parai-
ba (Presidencia de Joao Pessoa Cavalcanti de Albuquerque), 
continuando, alem disso, a verberar atos do governo prete-
rito do juiz Sergio Loreto, enquanto clamava pelo apressa-
mento da revolugao, a fim de acabar com as imperfeigoes 
do regime. 

Perseguido e coagido, sem meios de prosseguir tao es-
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pinhosa Jornada, Nelson Firmo, o bravo, o correto, o jorna-
lista de merito, t inha que parar, cansado e descorgoado. E 
langou a edigao de despedida do seu respeitavel diario a 20 
de junho de 1929 (9) (Bib. Pi ib. E s t . ) (10) 

1921 

DIARIO DO POVO — 6rgao dos Interesses Coletivos de 
Pernambuco — O primeiro numero publicou-se no dia 13 de 
setembro de 1921, em formato grande, de cinco boas colu-
nas. Diretores — Raul Azedo e Joaquim Pimenta. Redagao: 
rua 15 de Novembro (atual do Imperador) n° 239. Adminis-
tragao e oficina: praga do Carmo n° 107. Entremeados no 
cabegalho, apareciam os slogans: "Educar o povo para que 
o povo eduque os governos" e "fi mais nobre ser vencido 
pela verdade do que veneer pelo erro" . Tabela anual de 
ass inaturas : na capital — 28$000; para o interior — 30$000; 
estados — 32$000; estrangeiro — 36$000, custando o semes-
tre a metade destes pregos. 

O editorial de apresentagao dizia, inicialmente: "fiste 
jornal surge como rebento legitimo do estado de animo que 
acaba de levantar Pernambuco em peso para a defesa dos 
seus direitos e vitais interesses (1) . file pretende dar forma 
definida, estabilidade, vida, a at i tude deste povo que Ihe 
grangeou o respeito e a admiragao de todos os brasileiros e 
o reintegrou n a consciencia das suas forgas e na dignidade 
do seu dest ino". 

Ao lado do ti tulo: "fiste jornal abrira para cada uma das 
classes socials e para os municipios u m a coluna onde possam 
ser discutidos, com absoluta independencia, todos os fatos, 
apenas exigindo comedimento de linguagem daqueles que 
trouxerem a sua contribuigao em artigos ou em simples infor-
magoes. A responsabilidade dos escritos assinados cabera 
exclusivamente aos seus autores" . 

(9) Quase tres anos depois, Nelson Firmo obteve ganho de causa 
na acao que movera, por perdas e danos, contra a Fazenda estadual. 

10) Colegao com lacunas. A biblioteca da Faculdade de Direito da 
Univerfidade Federal de Pernambuco possui alguns volumes de exempla-
res d'A Noite, compreendidos da fundagao at6 julho de 1922 e todo o pri
meiro trimestre de 1923. 

(1) Referia-se a campanha desfechada, no mes anterior, por quase 
toda a imprensa do Recife contra o chamado "monstro orgament^rio". 
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Outra nota, no corpo da primeira pagina, explicava: "O 
Diario do Povo, por ser um orgao popular, deve tornar-se 
acessivel ks classes menos favorecidas, razao por que se ven-
dera sempre a 100 reis. Nao e, pois, por concorrencia desleal, 
nem por mercantilismo que adotamos tal medida, sim pelo 
intuito exclusivo de bem servir ao povo". 

Comegou a circular com seis paginas, sendo quatro de 
anuncios, inserindo vibrantes editorials, folhetim, servigo 
telegrafico, "Coluna operaria", desportos, noticiario geral, 
inclusive cambio e comercio"; "Ecos da rua", por Aretino 
(Antonio Freire); "Na forquilha", versos humoristico-satiri-
cos de Jeca, etc. 

A 21 de outubro o professor Joaquim Pimenta deu inl-
cio a uma serie de artigos, sob o titulo "Que patife!", refu-
tando acusagoes do periodico A Voz Paroquial, da Vitoria de 
Santo Antao, enquanto Henrique Lins escrevia "Pela causa 
da Pecuaria". No dia 27, o dr. Raul Azedo comegou a divul-
gar "A queda do rosismo", fragmento de importante traba-
Iho historico. Em novembro, apareceram duas segoes de 
versos satiricos, intituladas "Pingos de cera" e "Pingos de 
agua benta", assinando-as, respectivamente, Padre Vasco e 
Padre Felix (2) . 

Jornal de explosiva combatividade, entrou em campa-
nha contra o cerceamento do direito dos oficiais do Exercito 
de se manifestarem sobre o problema da sucessao presiden-
cial, entao em evidencia. 

A16m da palavra escrita, condenando a medida emana-
da do Presidente Epitacio Pessoa, que visava a sufocar um 
movimento de opiniao em favor do candidate da Reagao Re-
publicana — Nilo Peganha — contra Artur Bernardes, o 
Diario do Povo promoveu um comicio, a 24 de novembro, o 
qual resultou em conflito. Antes mesmo de iniciar seu 
discurso, o lider Joaquim Pimenta, lente da Faculdade de 
Direito do Recife, e acompanhantes foram alvejados a bala, 
ficando ele ferido, ligeiramente, no brago. Houve revide, pa-
nico, correrias ao longo da rua do Imperador, local da cena, 
contando-se dois mortos e dois feridos. Ja antes fora ras-
gado um cartaz, na esquina da Lafaiete, em que se anun-
ciava a realizagao do meeting. 

O acontecimento levantou grande celeuma. No dia se-

(2) Tais assinaturas consti tuiam um acinte aos padres Amdrico Vas . 
CO, diretor da mencionada A Voz Parochial, e Fel ix Barre to , diretor do 
Ginasio do Recife. 
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guinte, impossibilitado o professor Pimenta de escrever, lan-
Qou Antonio Freire, em seu lugar, violento artigo assinado, 
sob o titulo "A fiiria dos canibais", acusando a famllia Pes-
soa de Queiroz como mandante do atentado. 

Sob ameagas, o vespertino nao saiu a 26, solicitando 
garantias ao chefe de policia, a fim de poder circular regu-
larmente. Voltando a atividade no dia 29, Joaquim Pimen
ta, atacado na honorabilidade de sua vida privada, comegou 
a divulgar os artigos "Exame de consciencia", num total de 
12, refutando o Jornal do Commercio e seu diretor, serie que 
prosseguiu com a intitulada "Banditismo e covardia". No 
mesmo sentido, ocorriam sucessivos editorials, sob o titulo 
"Dissecando monstros", alem de comentarios mais ligeiros 
e noticiario com a epigrafe "A fiiria dos canibais". Por sua 
vez, o estudante Mair Cerqueira alimentava o fogo da pole-
mica, junto a dois ou tres outros colaboradores. 

"Cartas da Barataria" foi uma interessante segao de 
comentarios de Antonio Freire, que abordava, com satira e 
humor, temas diferentes, politicos ou nao. Ja o jornal vinha 
circulando mais com quatro paginas do que com seis. No 
curso do processo instaurado a respeito dos acontecimentos 
de 24 de novembro, foi tambem alvo de uma serie de ata-
ques o chefe de policia, Liberalino de Almeida, sob o titulo 
"Que ignominia!" 

A secretaria do Diario do Povo tivera a sua frente Domi-
clo Rangel, at6 o dia 21 de novembro; seguiu-se-lhe Antonio 
Freire, ate 26 de dezembro, quando foi substituido por Car
los Azedo. Ocupava a gerencia Benigno Pimenta. No corpo 
redacional auxiliar figuraram Otavio Lira, Valdemar Amo-
rim, Arnaldo Constantino, encarregado do noticiario despor-
tivo, e outros. 

Continuou o vespertino, em 1922, a defender a partici-
pagao da oficialidade do Exercito na campanha presiden-
cial sem unilateralidade, e a fazer propaganda dos candi
dates da Reagao Republicana. Enquanto isto, divulgava Joa
quim Pimenta, em Janeiro, o estudo intitulado "O Estado e 
a revolugao social". Outro jornalista vibrante passou a colabo-
rar nas colunas do jornal: Joao Barreto de Meneses. Depois 
vieram Jarbas Peixoto, Antonia d'Able, Pereira Sales, Eusta-
quio Brazelim, autor do comentario "Modos de ver"; o Alfe-
res de Floriano (pseudonimo do capitao Melquiades Pais 
Barreto), etc. 

No mes de margo iniciou a redagao um movimento de 
protesto contra a t rama urdida no processo em torno do 
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tiroteio de 24 de novembro, em que se pretendia envolver o 
casal Joaquim Pimenta como responsavel pelo acontecido. 
Formou-se significativa aura de simpatia e apoio ao jorna-
lista e sua esposa, sobretudo nos circulos do operariado, alem 
da solidariedade da Congregagao da Faculdade de Direito e 
do respectivo corpo discente. Em consequencia, foi mandado 
arquivar o processo. 

Logo mais, veio a tona a sucessao governamental, numa 
campanha das mais ruidosas ja verificadas em Pernambuco, 
tendo o Diario do Povo apoiado, ao lado do senador Manuel 
Borba, a candidatura Jose Henrique Carneiro da Cunha, en-
quanto criticava acerbamente a politica dos irmaos Pessoa 
de Queiroz, patronos do candidato oposicionista, bafejado 
pelo Catete. 

A folha dos professores Raul Azedo e Joaquim Pimenta 
encheu suas colunas de materia politica alusiva, em meio 
a agitagoes estudantis, operarias e militares, com a partici-
pagao do comando do Exercito local, entao a servigo da can
didatura Eduardo de Lima Castro. Efetuadas as eleigoes a 
27 de maio, cabendo a vitoria ao candidato bafejado pelo 
situacionismo estadual, ocorreu apos uma serie de vexames, 
que muito prejudicaram a vida social e comercial da cidade, 
deixando as familias em sobressalto. O edificio do Diario do 
Povo foi duas vezes tiroteado, na madrugada do dia seguin-
te, por soldados do 21° Batalhao de Cagadores, tendo reagi-
do, de dentro, pequeno grupo de operarios, dois dos quais 
morreram. "Ficaram as maquinas, as caixas de tipos e o 
modesto mobiliario espantosamente crivados e perfurados de 
balas de fuzis e metralhadoras". 

O jornal ficou suspense. Ao reaparecer, no dia 2 de 
junho, apresentou a primeira pagina tarjada, de luto, nela 
figurando fotografias do predio assaltado, do local onde se 
entrincheirou a forga do Exercito, "comandada pelo entao 
tenente Leonidas de Lima Botelho", e do operario Jose Mar
tins, uma das vitimas da fuzilaria. 

Nao deixou mais, em prosseguimento, de verberar, nos 
editorials, a disfargada intervengao do governo federal em 
Pernambuco, encabegada pelo coronel Jaime Pessoa, inspe-
tor da entao Sexta Regiao Militar. 

No mes seguinte, apos a edigao de 5 de julho, suspen-
deu, novamente, a circulagao, "devido a um desarranjo na 
maquina impressora". Ao ressurgir, no dia 13, sob a diregao 
exclusiva de Manuel Candido, divulgou um artigo de desen-
canto e despedida, de Joaquim Pimenta, que la demorar-se 
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no Rio de Janeiro, frisando: "Desde que foi o Diario do Povo 
atacado por carabinas do Exercito, a taque do qual resulta-
r am a morte de dois operarios e ferimentos em outros, que 
me considerei desligado da Reagao Republicana". 

Lia-se n u m a nota redacional: "O Diario do Povo, provi-
soriamente, muda , hoje, de diretores; porem o seu programa 
sera o mesmo — de defender os interesses coletivos de Per-
nambuco. Embora afastado do Recife, por um ou dois meses, 
o dr. Joaquim Pimenta cont inuara a colaborar assiduamente, 
certo de que o publico nao deixara de acolher esta folha com 
a mesma simpatia que sempre Ihe dispensou". 

Ent rou o jornal, assim, n u m periodo de serenidade, pu-
blicando colaboracao de Durval Cesar, Pedro Fernandes Fi-
Iho, autor de poesias e trabalhos em prosa; Renato de Alen-
car, que escrevia "Modos de ver"; Valdemar Amorim, assi-
nando longas cronicas; Jarbas Peixoto, que focalizava assun-
tos politicos, e o Duque Z., divulgador de notas curiosas, 
afora o servigo telegrafico, melhorado, e breve noticiario 
geral . 

Estabelecera-se um acordo entre os patronos do candi
da te eleito para o governo do Estado e o candidate derrotado 
mas nao convencido, sendo escolhido um tercius. que foi o 
juiz Sergio Loreto. Diante de tal deliberagao politica, voltou 
a cidade k normalidade. E o Diario do Povo, que nascera para 
a luta, fez inserir nas suas colunas, no dia 18 de julho, a 
no ta seguinte: 

"A vida jornalistica no Recife, apos os acontecimentos 
e OS boatos que sempre a sombra daqueles se forjavam e cir-
culavam com prodigiosa rapidez, esta de uma pasmaceira de 
causar mal aos nervos. Nao h a assunto que interesse, u m a 
noticia sensacional, um boato que agite a l ingua aos comen-
tadores profissionais. Ate a esquina da Lafaiete perdeu o 
aspecto animado dos dias de Mashorca. Em compens'agao, 
anda-se n a rua sem receio de voltar a casa com o ventre 
rasgado ou com o cranio par t ido" . 

O professor Pimenta enviou alguns artigos do Rio de 
Janeiro; mas logo regressou, reassumindo a 19 de agosto, 
sozinho, a diregao do seu jornal, que, no entanto, perdera o 
entusiasmo e so viveu at6 o dia 31 (Bib. Piib. Est. e Bib. Fac. 
Dir. UFPe.) . 
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1922 

A TARDE — Apareceu no dia 11 de margo de 1922, 
apresentado em formato grande, a seis colunas de compo-
sigao. Diretores — Manuel Monteiro e Armando Gaioso; re-
dator-chefe — Samuel Campelo; secretarlo — Mario Mar-
roquim; cronista desportivo — Alfredo d'Agostini; gerente 
— Miguel de Sousa Leao, funcionando a redagao e oficina 
na rua Paulino Camara (atual Camboa do Carmo) n° 160. 
Assinaturas: anual — 30$000; trimestral — 16$000. 

Foi o seguinte o seu artigo-programa: 
"A Tarde pretende informar, com seguranga, ao publico 

pernambucano, sobre as ultimas novidades do pais e do es-
trangeiro ate as 17 horas. 

"A Tarde, para isso, escolheu correspondentes idoneos, 
colaboradores de reputada competencia e auxiliares ativos, 
nao medindo assim sacrificios para honrar os compromissos 
assumidos agora perante seus leitores. 

"A Tarde mantera livre opiniao sobre assuntos literarios, 
politlcos e socials, sem deixar, contudo, de tomar parte ativa 
na vida brasileira e, em especial, na vida pernambucana. 

"A Tarde, com esse programa de absoluta independen-
cia, e com o favor do publico, espera veneer". 

De feitura elegante, impressao nitida e bom gosto na 
distribuigao da materia, constituida de sumario leve, varia-
do e bem redigido, o cabegalho, em vistoso cliche de quatro 
colunas, ficava a esquerda, completando a largura da pagina 
um quadro com a noticia principal do dia. 

O pensamento do jornal era expresso em sueltos, em vez 
de artigos. Noticiario local e telegrafico variado. Num roda-
pe, a principio na primeira pagina, depois na segunda, 
vinham artigos literarios ou nao, notas estrangeiras, contos 
transcritos, divulgando, inclusive, em quatro edigoes, o lau-
do do tecnico frances Locard sobre as famosas cartas atri-
buidas ao Presidente Artur Bernardes. 

Inseria, alem disso, "A entrevista do dia"; "Pego a pala-
vra", de Tobias do Vale; "Numa tira de papel", cronica de 
Jose Simoes Coelho; "Notas agricolas"; "Ecos & Reflexos"; 
versos satiricos, por Lira, e "Elegancias", com o noticiario 
social, sendo cada nota de aniversario seguida de uma trova, 
alem da cronica de abertura. 

A publicagao decorreu ininterrupta. Deflagrada a luta 
da sucessao governamental no Estado, achando-se os animos 
exaltados, veio a escrever a redagao a 21 de junho: 
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"A Tarde, que se mantem rigorosamente neutra em face 
das competigoes politicas do momento, continua a fazer votos 
para que seja encontrado um meio honroso capaz de asse-
gurar a paz e a felicidade de Pernambuco, infelizmente nas 
vesperas de uma conflagragao se a voz da razao nao falar 
mais alto que a das eternas conveniencias politicas". 

Logo mais, toda a primeira pagina da edigao de 4 de 
julho foi dedicada ao acordo politico estabelecido em torno 
do nome do juiz Sergio Loreto para governador do Estado. 
Escreveu o articulista: "A Tarde foi o unico orgao da im-
prensa recifense que se bateu, de uma maneira tenaz e deci-
dida, em favor de um acordo justo e honroso para as fagoes 
em lu ta" . Teceu, entao, largos encomios a comissao pacifi-
cadora. 

Musael do Campo (Samuel Campelo) escrevia, a epoca, 
"Assuntos vagos (todas as vezes que houver vaga e assun-
to )" ; o Conde de Cyr (Bandeira Filho) assinava "Pingos 
d'Agua" (versos satiricos) e Paul Valmer redigia "Retratos 
Grafologicos". Outra segao que, como a precedente, se pro-
longou, iniciada a 20 de julho, foi "Sutilezas mundanas", de 
Carlos Rogerio, divulgada as quintas-feiras e aos sabados. 
Pouco assidua foi a cronica literaria "Do meu recanto", de 
Astrogildo Calipso de Carvalho. Outros colaboradores: Jose 
Firmo, Austro Costa, Joaquim Inojosa, Celio Meira, Eneas 
Alves, Heloisa Chagas, J . A. da Silveira, etc. 

A publicagao foi suspensa a 10 de agosto, reaparecendo 
no dia 1 de setembro, como "diario da vida pernambucana", 
paginas de sete colunas, mas o cabegalho minusculo. Ini-
ciava-se, assim, nova fase, com a diregao reduzida a Manuel 
Monteiro e o gerente substituido por Ettori Orsi. A Tarde 
voltava "a atividade, cada vez mais esperangosa, e cheia de 
vida"- Por isto que intensificada a parte de aniincios. 

Nova alteragao ocorreu a 14 de outubro, apos dois dias 
de suspensao. Apresentou melhor cliche no cabegalho, cons-
tando do Expediente: "Informative e noticioso, sem ligagoes 
partidarias — Composto em maquina linotipo da Mergen-
thaler e impresso em prelo Babcock". 

Fora admitido Caio Pereira como sub-diretor e gerente, 
o qual tomou a ombros a tarefa de reformar o jornal, que 
vinha decaindo francamente e adquiriu mesmo novo aspec-
to, com a substituigao de algumas segoes e a criagao do titu-
lo "No comego da pagina" — a quarta — de artigos assina-
dos por Ulisses Pernambucano ou Meira Lins, Otavio de 
Freitas, Adalberto Cavalcanti e Eladio Ramos. Na mesma 
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pagina, nas duas ultimas colunas, passou a figurar a "tJltima 
Hora", com os "trltimos Telegramas — trltimas notas de 
nossa reportagem — ultimos comunicados" (colhidos das 13 
as 14 e meia horas) . 

Menos de um mes, entretanto, durou a atuagao do refor-
mador Caio Pereira (1), que se afastou da fungao a 4 de 
novembro, desligando-se da redagao, igualmente, Mario Mar-
roquim e Samuel Campelo. 

Iniciou-se nova fase de decadencia. Antonio Almeida, 
que substituira Alfredo d'Agostini, na cronica desportivay 
acumulou o cargo de redator-secretario. Outros redato-
res foram Milton de Oliveira e Renato de Alencar, este ulti
mo autor de numerosos artigos assinados, ate o fim, inclu
sive as segSes "Apostilas desumanas" e "Consultorio gratis", 
de assuntos gramaticais. 

Ocorreram mais modificagoes. Reduziu-se a materia 
redacional, constituida de raros artigos de fundo e pequeno 
noticiario, enquanto apareciam novos colaboradores. como 
Velho Sobrinho, Domingos de Albuquerque, Basilio Monteiro, 
Joaquim de Oliveira, Silva Lobato, Milciades Barbosa, Esdras 
Farias, Costa Alecrim, Joaquim Penedo, que escreveu uma 
serie de bons artigos intitulados "A lavoura do Nordeste"; 
Joao das Cartas, autor da segao "Filatelismo"; Gulliver, com 
interessantes sonetos satiricos na segao "Anoes e Gigantes", 
e Jose Fasanaro, que mandava cronicas "De Napoles". Ter-
minou o ano com o n.° 211. 

A 2 de Janeiro de 1923, foi criado o concurso "Qual o 
medico mais humanitario do Recife?", recaindo a maioria 
das preferencias no dr. Sabino Pinho. 

Ora se arrastando pelo caminho das dificuldades finan-
ceiras, ora procurando reerguer-se, A Tarde terminou seus 
dias melancolicamente, apenas com Manuel Monteiro e An
tonio Almeida no "batente", descorgoados. e desiludidos, ati-
rando a rua edicoes mal feitas, que se nao vendiam, somente 
para justificar os contratos e algum anuncio novo "cavado". 

O ultimo numero saiu a 21 de fevereiro de 1923 — n.** 
27 — tendo circulado, ao todo, 238 edigoes (Bib. Pub. Est. e 
Bib. Fac. Dir. UFPe.) . 

(1) Caio Pereira exercia a fungao de redator-secretario do Jomal do 
Commercio, que era matut ino. Podia ocupar outro cargo em diario ves-
pertino, como o fez, sem prejudicar nenhuma das suas at ividades. Assim 
nao o entendia a diregao daquele orgao, o qual veio a noticiar, a 21 de 
outubro, o afastamento do acatado jornalista do seu corpo redacional, o 
que, afinal de contas, durou pouco tempo. 
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A NOTICIA — Com a redagao, escritorio e oficina sole-
nemente instalados na rua Visconde do Rio Branco (hoje, 
da Aurora) n.'̂  39, iniciou sua circulagao a 16 margo de 1922, 
com quatro paginas de formato grande. Diretores: Horacio 
Saldanha, Umberto Carneiro e Clovis Vanderlei; propriedade 
da "Empresa de Publicagao Limitada A Noticia". Assina-
turas: ano — 24$000; semestre — 12$000; para fora da cida-
de — 30$000 e 15$000, respectivamente. Prego do exemplar 
— $100. 

Lia-se no artigo "O nosso programa": "Sem vinculos 
partidarios de qualquer especie, a intransigencia ou o dog-
matismo politico nao se conjugarao contra o nosso proposito 
de cumprir fielmente o dificil programa que nos impusemos. 

"Nao temos outras ambigoes na nossa esfera de agao, 
do que nos dedicarmos ao bem publico, na defesa das cau-
sas que se nos afigurem dignas, sem pusilanimidades, mas 
tambem sem a inconsciencia dos arrojos e dos abusos de 
linguagem que, quase sempre, so fazem colorir o mal e des-
culpar as influencias nefastas das paixoes do momento. 

"Sem, entretanto, a indulgencia que estende sobre os 
atentados mais negros o veu de uma obscuridade calculada, 
meia publicidade, t imorata e comoda; ou o silencio que mais 
nao e que a condescendencia da fraqueza de parceria com 
a mentira, venha ela do seio das maiorias ou das potestades 
do poder, nao nos limitaremos a ser unicamente um boletim 
de informagoes, mas a t ratar com liberdade todos os fatos de 
ordem politica, social, literaria ou artistica, com elevagao de 
linguagem e isengao de animo". 

"6 ainda do nosso proposito jamais descermos as discus-
soes pessoais, em polemicas que pouco ou nada interessarao 
aos nossos leitores, ou ao publico, para quem fazemos este 
jornal e de quem, exclusivamente, esperamos prestigio e 
amparo. 

"Isto nao significa que fujamos as nobres campanhas 
de interesse coletivo; tudo nos obriga a que coloquemos sem
pre a nossa pena ao servigo desinteressado do oprimido ou 
em prol do progresso dessa gloriosa e esquecida terra per-
nambucana, aos interesses vitais de Pernambuco, ao servigo 
de quem nos colocamos desassombradamente". 

Em artigo escrito, especialmente, para a primeira edigao, 
sob o titulo "Agradar e tudo", com a costumeira concisao de 
meia coluna, salientou Gongalves Maia: "Uma grande van-
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tagem dessa multiplicidade de jornais (1) e a luta que se 
estabelece e onde tudo melhora. Se so h o u v e s s e u m jornal, 
a vida seria horrivel. Era como se na cidade nao houvesse 
senao um homem, ou se no restaurante nao houvesse senao 
um prato, ou se no jardim nao houvesse senao uma flor". 

Noutro topico: "A rua e pai^ o j o i r a l o que o salao 6 
para o homem de sociedade. SP eie sabe agradar, fica. Se 
nao sabe, se e triste, se e calado, ranzinza, dispersivo, se esta 
deslocado, tambem ele proprio vai saindo, sem que os outros 
deem pela sua falta". "AssLm, a missao de uma folha 6 
agradar" . 

Da primeira pagina constavam editorials, sueltos, repor-
tagens, "A Nota Estrangeira"; "A Caricatura do Dia", por 
Flagson (pseudonimo de Raul Bandeira Filho); "Cocegas", 
a cargo de Y., que durou pouco, e, as vezes, artigos assina-
dos. A 2^ abrigava o folhetim "Rasputine — o monge cele-
rado", de William le Queux; "A Noticia desportiva"; movi-
mento de vapores, anuncios, estes tambem enchendo a 3.*. 
Na 4.^: aos lados do cabegalho (repetido), notas sobre Cam-
bio, Algodao e Agucar; "A Noticia Social"; "Ultima Hora 
Telegrafica" e noticias. 

Coube ao bem feito diario patrocinar, em suas colunas, 
o concurso, no Recife, para a escolha da mais bela mulher 
do Brasil. Imprimiu-se, durante algum tempo, em papel 
roseo, e teve como primeiros colaboradores Faria Neves So-
brinho, Debora Monteiro, Mario Melo, Araujo Filho, Lucilo 
Varejao, Eduardo de Morals, Mario Rodrigues, Domicio Ran-
gel e Renato de Alencar. A 15 de abril, iniciava-se a cronica 
diaria "Pingo d'agua", do Conde de Cyr (outro pseudonimo 
de Bandeira Filho) (2) . 

Jornal independente, ocupou-se dos acontecimentos re
latives a sucessao governamental, mais informando do que 
comentando. Precediam "A Noticia Social" cronicas ou 
poesias, ora transcritas, ora assinadas por Luiz Delgado, He-
loisa Chagas, Austro Costa e outros. "Lavoura & Industr ia" 
foi o titulo duma serie de comentarios de J . Goncalves Car-
neiro. O filologo F . Assis Cintra assinava "Questoes de Por-
tugues". Saiam cronicas soltas de Cirano, enquanto o Vis-
conde d'Ardule (Leduar de Assis Rocha) escrevia "Notas 

(1) A Noticia come'-ara a r i -onlar rmma ononn farta de diarios, que 
apareciam e, com a mesma facilidade, desaparec iam. 

(2) Meses depois, viria a ser assassinado o medico Raul Bandeira 
Filho, eJemento de projegao social. 
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Desportivas" e, depois, as "Ba las . . . " , abordando assuntos 
generalizados. A 1.° de julho, a primeira pagina foi dedi-
cada as senhorinhas classificadas no concurso (setor de Per-
nambuco) "Qual a mulher mais bela do Brasil?", tendo obti-
do o primeiro lugar Ceci Neves de Oliveira. Em meio a va-
rios cliches alusivos, Renato de Alencar, fazendo a apresenta-
gao dos "rostos lindos da terra pernambucana", teceu um 
hino k mulher (3) . 

Ainda em julho, divulgavam-se as "Sensa55es de via-
gem", de Valdemar de Oliveira, que fizera uma excursao 
pela Europa. No mes seguinte aparecia a segao "Frivolida-
des", aos sabados, assinada por Sacy, depois Marcelo e, por 
fim, Joao da Bijou e Austro Costa. Deixava, entao, o servigo 
de reportagem Joao Fonseca de Sousa. A 7 de setembro 
ocorria uma edigao especial dedicada ao Centenario da Inde-
pendencia, com dez paginas, alegoria na primeira, de J . Ra-
nulfo, e trabalhos literarios. Ja vinham sendo publicados 
OH "Perfis Grafologicos", por Sadi Hallot (pseudSnimo de 
Milciades Barbosa), segao quase diaria, que se prolongou 
bastante. 

Tendo-se afastado a 2 de novembro, o diretor Clovis Van-
derlei foi substituido por Costa Alecrim. Entre os colabo-
radores, contavam-se: Olivio Montenegro, Meira Lins, Ar-
nulfo Lins e Silva, Manuel Arao (serie de artigos sob o titulo 
"Flagrantes de viagem ,), Antonio Carneiro Leao, Benedito 
Monteiro, Epifanio J . Bezerra, Geraldo de Andrade (ora do 
Rio, ora do Recife), dr. Adalberto de Lira Cavalcanti, Anto
nio Nemesio, Mario Sete, Silvio Rabelo, Arnaldo Lelis, Brito 
Macedo, Paulino de Andrade, Eustaquio Gomes, Anisio Gal-
vao, Maria do Ceu, Naasson de Figueiredo e outros. Uma 
"Tribuna Livre" acolhia artiguetes de elementos do povo. A 
segao carnavalesca teve a diregao de Ze do Boqueirao. 

Na data do primeiro aniversario — 16 de margo de 1923 
— - em edigao comum, dizia o articulista: "A Noticia nao tem 
sido o orgao de um partido, de uma pessoa, nem de uma 
ambigao. Sera, tanto quanto possivel, uma tribuna de prin-
cipios, onde as ideias que se nos afiguram boas e uteis nos 
as semearemos sem olhar se os beneficios da colheita nos 
venham a tocar. Sempre com a mao limpa e a intengao pura, 

(3) Dizla o escritor, entre outros rasgos de imaginagao: "Ei-las, ve-
n.Temo-las. Sao constelacoes cintilantes, estrelas formosas engastadas no 
p i l io azul do ceu pernambucano, via-latea divina. lucilando como pedras 
dw- Ofir, na clamide de um rei asslrio". 
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n6s temos semeado as boas ideias. Olhando para o caminho 
percorrido, forga e confessar que, em geral, fomos justos"-

Concluiu afirmando que o vespertino foi o pioneiro de 
dois problemas essenciais: "a instrugao primaria e o sanea-
mento pela higiene piiblica". 

O corpo redacional, que antes contara com Anibal Fer-
nandes, Samuel Campelo e Evaldo Rangel, este no servigo 
d(̂  reportagens, achava-se, entao, constituido de Eladio Ra
mos, Otavio Malta, Leduar de Assis Rocha, Milciades Bar-
bosa, Renato Silveira, Osorio e Osmundo Borba e Aires Pai-
meira (nome adotado pelo piauiense Jose Augusto de Sousa). 

A 18 de julho apareceram as "Cartas sem se- lo . . . " , por 
Proen§a, ora brandas de linguagem, ora crespas e satiricas, 
sobretudo quando dirigidas ao jornalista Joao Barreto de 
Meneses, que revidava pelas colunas d'A Rua. 

Eduardo de Morals entrou a escrever "Coisas diversas", 
abordando, como o fazia, igualmente, em outros jornais, te-
mas da vida economica de Pernambuco. Nasceu, ainda, a 
segao de charadas "Recanto dos Turunas", a cargo de Prin
cipe Negro. 

A edigao de 17 de outubro foi dedicada ao primeiro ani-
versario do governo do juiz Sergio Loreto. No dia 23 inicia-
va-se nova fase d'A Noticia, assumindo-lhe a diregao Arqui-
medes de Oliveira, que se avocou, igualmente, o ativo e pas
sive e a exclusiva responsabilidade financeira da empresa. 
A gerencia foi entregue a Jose Marques de Oliveira. 

"Tendo de ser um jornal politico — lia-se em editorial 
— isso nao quer dizer que perca a linha de conduta, que 
mantem ate hoje, de moderagao, de tolerancia e de cortesia, 
dentro das boas normas da etica profissional. Jornal politi
co nao significa jornal politiqueiro, apesar de que essa ex-
pressao "politica" tenha perdido muito de sua significagao 
e do seu prestigio"- Declarou decidido apoio ao governo, que 
se achava "perfeitamente identiiicado com os magnos pro
blemas de nossa terra". Novos colaboradores: Ulisses Per-
nambucano e Luis Cabral, este assinando "Notas a margem". 

Na edigao comum do segundo aniversario (1924), que 
saiu a 15 de margo, dizia o articulista nao haverem tentado 
ao vespertino "as polemicas estereis e as campanhas pes-
soias", acrescentando: "A Noticia, sem ter sido corteza, ja
mais se constituiu pelourinho de reputagoes alheias. Temos 
mantido sempre as discussoes de todos os assuntos e de todos 
OS problemas no terreno elevado das ideias, sem descambar 
para o ataque e para o insulto. Porisso uma lei de imprensa 
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nunca nos atemorizou, como acontecia aos caluniadores 
profissionais que transformaram o jornalismo numa arma 
de difamagao e num meio facil de satisfazer a interesses 
inconfessaveis". 

No mes de abril a empresa constituiu-se em sociedade 
anonima, com o capital de 120.000$000, dividido em 1200 
agoes de lOOSOOO, obedecendo k seguinte diretoria: presiden-
te — Joaquim Bandeira de Melo; secretario — Anibal Fer-
nandes; tesoureiro — Coaraci de Medeiros. Os dois liltimos 
assumiram a diregao propriamente do jornal a 22 de maio, 
em substituigao a Arquimedes de Oliveira. O Conselho Fis
cal foi entregue a Jose Marques de Oliveira, Raul de Car-
valho Neves e Antonio Ferreira da Costa Azevedo. Nao hou-
ve, todavia, alteragao no programa estabelecido. Continua-
va apoiando o governo estadual. 

No periodo de 8 de julho a 15 de setembro, o formato 
de sete colunas foi diminuido para seis, devido a greve em 
curso nas grandes fabricas especializadas da Noruega, cujas 
remessas t inham sido sustadas, o que levou a empresa a 
adquirir na praga outro tipo de papel. 

Apesar de tao brilhante diregao, o vespertino tornou-se 
monotono, desinteressante, reduzidos os comentarios de or-
dem geral, salientando-se o noticiario dos acontecimentos e 
realizagoes oficiais e a defesa do governo do Estado, quando 
atacado. Divulgava, as vezes, artigos de Jos6 Vasconcelos, 
Jose de Sa, Joaquim Salustio ("Coisas do Ensino"), Melo 
e Sousa, Paulino de Barros, Anisio Galvao e Sotero de Sousa. 

So em margo de 1925 A Noticia tomou animo novo, me-
diante a inclusao, no corpo redacional, de Silvio Rabelo, Luiz 
Delgado e Lucilo Varejao, que ja vinham divulgando artigos 
e cronicas assinados, o primeiro dos quais, sobretudo, autor 
das "Notas Avulsas", depois firmando um que outro comen-
tario com o pseudonimo Hilariao. Sueltos e editorials abor-
davam temas diferentes, a par da indispensavel materia 
noticiosa. Como inovagao — caso jamais visto — o cabega-
Iho da ultima pagina foi transferido para a terceira. 

Em meados do referido ano, desmandou-se a folha em 
catilinarias contra o Jornal do Recife, que rompera com a 
administragao estadual e a vinha atacando. Referiu-se (21 
de julho) "ao infeto orgao do judeu da ilha de Sao Miguel", 
a "imprensa prostibulo" e, ja a 6 de outubro, classificava o 
antagonista como "jornal inteiramente desmoralizado, usei-
ro e veseiro em processes infamantes". 

Visado, igualmente, foi o professor Metodio Maranhao, 
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a quem o articulista chamava "Mete-6dio" e "Dr. Bicicleta", 
cujos estudos de astronomia eram ridicularizados ate em 
colaboragao de J. B. Coutinho. 

Ocorreu edigao de dez paginas a 19 de outubro, soleni-
zando o terceiro aniversario da gestao do Governador Sergio 
Loreto, duas das quais dedicadas ao evento, ilustrada a pri-
meira com cliche de quatro colunas. A mais, somente, longo 
artigo de Luiz Delgado. Grande messe de anuncios. As edi-
Qoes de 7 e 8 de novembro destinaram bastante espago ao 
centenario do Diario de Pernambuco, estampando, inclusive, 
fac-simile do primeiro numero. 

1926 encontrou A Noticia, outra vez, inexpressiva, quase 
sem colaboradores, inserindo transcrigoes de Carlos Laet e 
outros. A data do quinto aniversario nao mereceu mais que 
uma edigao de 12 paginas, em papel roseo. Continuavam, 
no entanto, os ataques ao Jornal do Recife, materia ja cor-
riqueira. Dava coniumente quatro paginas, mais da metade 
de reclamos comerciais. Artigos raros de Renato Vieira de 
Melo ou de algum dos redatores. Grande espago dedicou-se, 
a 10 e 12 de julho, a visita ao Recife do senador Washington 
Luis, presidente eleito da Republica. Reuniu 20 paginas a 
edigao de 18 de outubro, quando da transmissao do Poder 
Executivo a Estacio Coimbra, novo motivo para uma pletora 
de publicidade remunerada. 

O ultimo numero do ano circulou a 18 de dezembro, 
ficando o diario suspenso, para "reforma nas oficinas". 

Reapareceu, proporcionando oito paginas, no dia 10 de 
Janeiro de 1927, sob nova administragao, assim constituida: 
diretor-presidente — Horacio Saldanha; diretor-secretario 
— Umberto Carneiro; diretor-gerente — Eugenio Barreto, 
OS dois primeiros pertencentes a triade de fundadores. "6r-
gao de informagoes, livre de compromissos partidarios", pro-
meteu o articulista "redobrado esforgo para fazer d'A Noticia 
um diario moderno", "digno da nossa cultura e crescente 
progresso". 

Melhorou, novamente, o padrao. Tornou-se mais leve o 
vespertino, mais variado, de agradavel leitura. Criaram-se 
as segoes "Nos bastidores da politica"; "Carta de Alfinetes", 
por Alfinete sem Cabega, de pouca duragao; "Letras e Artes"; 
"A Cidade Frivola", as segundas-feiras, por Joao-da-Rua-Nova 
(Austro Costa), que durou poucos meses; comentario avulso, 
de M.O., e "A Caricatura do Dia". Voltou a colaboragao 
diaria de Eduardo de Morals, suspensa na fase anterior; e o 
segundo cabegalho retornou a quarta pagina. Teve inicio em 
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fevereiro a insergao da cronica "Microlandia", do Pequeno 
Polegar (transcrigao d'A Noite, do Rio de Janeiro) e, em 
margo, apareciam bons sonetos, intitulados "Gente de que 
se fala", com a assinatura Pelletier do Brasil. Guilherme de 
Araiijo assumiu a chefia da reportagem. Publicavam-se 
cupoes para sorteio, entre os leitores, do premio de 50$000. 

Verificada a saida de Umberto Carneiro, o corpo reda-
cional ficou assim constituido: diretor — Horacio Saldanha; 
redator-chefe — Eugenio Barreto; redator-secretario — Luiz 
Delgado. O professor Ageu Magalhaes comegou, em abril, a 
divulgar "Dois dedos de Medicina", enquanto o dr. Joao 
Alfredo assumia a responsabilidade do "Consultorio Medico". 

A 7 de maio, declarava uma manchete que, pela pri-
meira vez no Brasil, um jornal se imprimia com t inta na-
cional- fi que utilizara produto fabricado, em Pernambuco, 
pelo professor de quimica Jose Julio Rodrigues, em apare-
Ihagem improvisada mediante processo a ser desenvolvido 
por uma empresa em via de organizagao. 

O centenario da criagao dos Cursos Juridicos no Brasil 
— 11 de agosto — mereceu boa edigao de 24 paginas, a fren
te o cliche do Visconde de Sao Leopoldo (ministro que assi-
nou o decreto de 1827) e palavras alusivas de Andrade Be-
zerra, Edgar Altino, Caldas Lins e outros professores; histo-
rico da Faculdade de Direito do Recife, nascida em Olinda; 
conto de Anisio Galvao, poesia de Heloisa Chagas e, ainda, 
prosa de Manuel Arao, Eduardo de Albuquerque, Carlos Rios, 
Jose Julio Rodrigues e Oton Linch Bezerra de Melo. 

No mes em referenda comegou Odilon Vidal de Araujo 
a escrever a cronica "De aviao", e Heloisa Chagas divulgava 
"Alguma c o i s a . . . " . Cresceu a segao desportiva, adotando 
cliche-tltulo de quatro colunas, na terceira pagina. Publica-
ram-se, em setembro, algumas "Cartas sem se-lo", de Carlos 
dos Maias. No mes de outubro estabilizava-se em 30$000 o 
prego geral da assinatura anua l . E, a 16 de dezembro, Car
los Rios era admitido como redator. 

Numa edigao de 16 paginas, A Noticia solenizou, a 16 de 
margo de 1928, o sexto aniversario, cujo editorial alusivo 
dizia: "O que representa esse tempo de vida, com todas as 
vicissitudes que no-lo marcaram, com todos os seus espinhos, 
mas tambem com todas as consolagoes e os estimulos rece-
bidos — so nos mesmos o podemos saber. So nos mesmos, 
na luta quotidiana de dar ao publico o jornal prometido em 
nosso primeiro editorial, ha sete anos passados, alcangamos 
o significado dificil e amavel desse percurso. 
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"Dentro dos limites de nossos recursos. que nunca for-
gamos ultrapassar, temos servido ao povo com desinteresse 
e lealdade. Colocando a defesa das suas necessidades acima 
de quaisquer outras consideragoes, temos conseguido nao 
cair tambem nos surtos perigosos da demagogia. Assim, 
norteados por um certo bom senso esclarecedor, temos visto 
formar-se em torno de nos um circulo de amigos que cada 
dia 6 maior e a cujo estimulo e a cujo conforto devemos o 
que somos". 

Precisamente um mes apos, dissolvia-se a sociedade 
anonima, sendo transferidos titulos, haveres e direitos da 
empresa para a firma comercial Horacio Saldanha & Cia., 
substituida, a 14 de setembro, pelos irmaos Horacio e Arnal-
do Saldanha. 

Em meados do ano, o orgao diario tomou feigao dife-
rente, divulgando reportagens locals, com titulos vibrantes, 
mais comentarios, mais vida e movimento. E deixou o "ba-
tente" o redator-chefe Eugenio Barreto. Compunham, no 
momento, o corpo redacional, incluindo a revisao: Marques 
Junior, Pereira de Assuncao, Aimbire Kanimura de Lima 
Leal, Tercio Rosado Maia, Morals de Oliveira, Jose Sotero 
de Sousa e Abdias Cabral de Moura. fiste ultimo redator 
permaneceu de 1928 ate 8 de outubro de 1930, quando foi 
fazer jornalismo em Timbauba. 

Com o desenvolvimento dos desportos em geral, entrou 
a dedicar a essa materia oito colunas, sob o titulo "Pagina 
de Informagoes Desportivas". Ligeira suspensao ocorreu 
apos 31 de dezembro, para reforma e aperfeigoamento com-
pleto de todos os servigos, reencetando-se a publicagao no 
dia 7 de Janeiro de 1929, impresso em nova maquina, mo-
delo "Duplex Printing Press", com capacidade horaria de 
seis mil exemplares de oito paginas, transferidas a redagao, 
escritorio e oficina para a rua do Imperador Pedro II n.° 
474. O reaparecimento verificou-se com edigao de 20 paginas, 
repleta de artigos de colaboragao, reportagens, curiosidades 
6 a indefectivel parte de publicidade comercial, bastante 
alentada. Depois, estabeleceu regime normal de seis paginas. 

Luiz Delgado e Carlos Rios assumiram as fungoes, res-
pectivamente, de redator-chefe e redator-secretario, passan-
do a gerencia a ser ocupada por Joao Saldanha, substituido, 
este, a 1.° de margo, por Odon de Oliveira, que ja exercera 
esse cargo nos primeiros vinte meses da fundagao, mas a 
nova gestao durou menos, terminando no dia 18 de dezem
bro, quando foi transmitida a Edilasio Caraciolo. 
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Acentuaram-se os melhoramentos na feigao intelectual, 
lendo-se "As novidades politicas"; "A entrevista do dia"; 
"Car tas de Lisboa", por Joaquim Leitao; um conto diario 
( t ranscrigao); a cronica "De quar ta a terga", por Terra de 
Sena (pseudonimo de Lauro Nunes) , do Rio, e tc . Em certos 
dias da semana saiam duas paginas de mater ia desportiva. 
Contou 16 paginas a edigao de Nata l . 

A comegar de Janeiro de 1930, achando-se a politica do 
pais em polvorosa, o vespertino dedicou largo espago ao no-
ticiario telegrafico e local dos acontecimentos, comentando-
os, ao mesmo tempo, imparcialmente, sem partidarismo, mas 
deixando transparecer tendencias a prol da mudanga do 
regime. 

Na edicao de 17 de margo escrevia o articulista: "A 
Noticia encerrou ontem o seu oitavo ano de existencia. Ini-
cia hoje u m a nova etapa. E neste dia, para nos gratissimo, 
ela representa aos seus leitores, tal como desejou desde o 
aparecimento: com a consciencia de ter servido na medida 
de suas forgas o bem comum, os interesses legitimos da 
populagao. Para exercer essa atividade que prometiamos 
desenvolver, no nosso primeiro dia de existencia, nao eram 
necessarias luxuosas aparencias nem ideologias mais luxuo-
sas a inda . Dentro da modestia, cabia essa finalidade que 
requer outras coisas: a firmeza de animo, a resistencia aos 
impulsos momentaneos e as paixoes violentas, a confianga 
nas vitorias do bom senso e a certeza dos bons destinos que 
Deus reserva ao Brasil . fisses sentimentos nos temos pro-
curado fortalecer d iar iamente . E parece que nao tem sido 
vao o nosso esforgo, pois ai esta o confortador acolhimento 
que o povo nos tem dispensado e que tem sido, jun tamente 
com a nossa consciencia t ranquila , a nossa melhor recom-
pensa" . 

A agitagao politica, em todo o pais, nao t inha tregua. 
Os acontecimentos se sucediam, registando-se motins e es-
caramugas em varies Estados, entre elementos exaltados. No 
dia 20 de junho, A Noticia divulgou um topico, em que dizia: 
"A vida politica nacional passou a semana a oscilar entre 
dois boatos. Como fundamento nao se pode desejar coisa 
a lguma de mais f lutuante e de mais inseguro". 

Apos outras consideragoes, concluiu o comentarista: 
"Nada pode ser mais precario do que a vida de uma nagao 
a oscilar entre dois boatos. De u m lado, a noticia de u m 
acordo entre as forgas politicas que disputaram a Presiden-
cia; de outro lado, a noticia de revolugoes que se preparam 
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e vao estourar com dia e hora marcados... E o grave pen-
samento politico do pais, vencendo uma etapa de sua mar-
cha civilizadora, fica a mover-se e trabalhar no circulo que 
Ihe desenham esses dois boatos, contente de si mesmo e de 
seus destines". 

As edigoes de 27 de julho e seguintes dedicaram grande 
espago ao assassinio do presidents Joao Pessoa, ocorrido no 
Recife, fato que foi considerado o estopim da Revolugao de 
outubro. Esta encontrou o vespertino em seu posto, repleto 
de manchetes e titulos sensacionais. 

A 2 de Janeiro de 1931, saudando o Ano Novo, em artigo 
ao lado de uma alegoria alusiva, de Vilares, em cinco colu-
nas, com a legenda: "Felicidades ao Brasil", arrematava o 
comentarista: "Acalmados os odios que separaram os ho-
mens; restaurada a majestade da lei que assegura aos cida-
daos o livre exercicio de seus direitos, reunidos os brasilei-
ros sob a bandeira vitoriosa de uma patria nova, oxala pos-
samos, nesse 1931, ontem nascido, realizar a suprema aspi-
ragao: Brasil, terra de opulencia e da liberdade!" 

Antes admitido como redator, Silvino Lopes comegou o 
ano escrevendo a segao "Dia sim, dia nao", que alias pouco 
durou, usando as iniciais S. L . . Vieram os "Assuntos em 
desfile". 

Foi suspensa a publicagao, mais uma vez, a 24 de feve-
reiro, reaparecendo a 2 de margo, tendo no cabegalho, ape-
nas, OS nomes de Horacio Saldanha — diretor, e Alexandre 
Kruse — gerente. Iniciava-se "uma fase nova de vida, alte-
rando o aspecto e as possibilidades intelectuais e materials". 

"So nao se altera aqui — acentuou o articulista — o 
sentido moral de nosso esforgo, o reto e claro dever de con-
tribuir, junto a governantes e governados, para o aumento 
da tranquilidade e do progresso comuns". Mais adiante: 
"Nas condigoes gerais do Brasil, e dever patriotico lembrar 
isso, lembrar os deveres que a cada qual incumbem junto 
aos direitos que Ihe pertencem. Hoje, mais do que nunca, 
seria um crime fecundo em erros o governismo incondicional 
e o demagogismo desbragado. Diante do governo, nem lou-
var demais nem reclamar alem das justas proporgoes; dian
te do povo, nem a instigagao nem a indiferenga. Eis a tarefa 
d'A Noticia, velha tarefa de patriotismo e ponderagao que 
ela nao inicia, mas, apenas, reafirma e renova". 

Passou de vespertino a matutino, e adotou oito paginas 
diarias, vendido a 200 reis o exemplar. Nova tabela de assi-
naturas: ano — 48$000; semestre — 25$000; para o exte-
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rior — 78$000 e 42$000, respectivamente. O cabegalho foi 
substituido por melhor cliche. Segoes anteriores foram ex-
tin tas . Escreviam-se longos editorials em tipo corpo 12 ne-
grito, e Carlos Rios abriu a se^ao "Todo dia", na primeira 
coluna da ultima pagina, emitindo opiniao sobre os mais 
diversos assuntos, inclusive de natureza politica. Boa mate
ria noticiosa; correspondencia do Rio de Janeiro e, as quar-
tas-feiras, a "Vida Portuguesa". 

Edigoes domingueiras de 12 paginas, em dois cadernos, 
tornaram-se comuns, incluindo a "Vida Literaria", na qual 
apareciam trabalhos, em prosa e verso, de Fernando Pio dos 
Santos, Agripino da Silva, Otacilio Alecrim, Stenio de Sa e 
outros. Vidal de Araujo recomegou, em maio, sua colabo-
ragao, desde algum tempo suspensa, e foram iniciadas "A 
nota estrangeira" e "A nota brasileira", enquanto E. B . 
criava "Dulcamara", de noticias ligeiras. Limeira Tejo ini-
ciou a serie de reportagens "Cariri Velho", a que outras se 
seguiram, inclusive "Os caminhos do Sul", fruto de viagens 
por ele efetuadas. Enquanto isto, reduzia-se a segao des-
portiva. 

Em maio e junho, Mario Melo travou polemica sobre 
principios de heraldica, pelas colunas d'A Noticia, com Zefe-
rino Lima e outros, a proposito da confecgao do escudo do 
Recife. E o matutino foi absolvido, pela Justiga, da deniin-
cia que Ihe movera a Bolsa Mercantil Popular, por "crime 
de injurias impressas". 

Ainda em junho, iniciava-se a cronica diaria "Ver, Ouvir 
e Contar", nao assinada, mas redigida por Silvino Lopes, 
que abordava temas gerais, muitas vezes literarios. Mauro 
Mota escrevia cronicas esparsas, precedendo o noticiario so
cial, onde aparecia, igualmente, entre outros, D. Jaime, o 
autor da segao de versos satlricos "Faiscas". Mais colalDO-
radores: Mario Sete, Gomes Maranhao, Celio Meira, Fausto 
Rabelo, Alvaro Lins e L. do N. , enquanto o escritor Luiz 
Delgado estabelecia polemica, sobre o Estado Leigo, com 
Nehemias Gueiros-

A 26 de junho deixava Alexandre Kruse de ser o 
gerente, cargo so preenchido a 9 de setembro, por J. Campos. 
Vinha-se publicando o folhetim "Os grilhoes do Kaiser", au-
toria de Teodoro Plivier. De quando em quando ocorriam 
sonetos de J . dos Milagres, sob o titulo unico "Do Forte". 
Ainda surgiu a segao "Dentro da vida", de saborosas croni
cas, atribuida a Silvino Lopes. Em novembro, causou sen-
sagao a serie de reportagens "O homem-bicho", em torno 
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de um louco da Varzea, a qual, depois, foi publicada em 
f asciculos. 

Embora nunca houvesse entrado em luta contra a Igre-
ja Catolica, a diregao d'A Noticia firmara um pacto de bem-
viver "com a autoridade eclesiastica", do que, todavia, nao 
dera conhecimento aos leitores (4). 

Terminado o folhetim anterior, teve inicio outro, a 6 de 
Janeiro de 1932, intitulado "Os paladinos de Irmar", sem 
mencionar autor . Nao chegou a ser concluido. 

No dia 24 inseria o decreto do governo estadual que 
regulou o caso das tabelas para fornecimento de cana, mo-
tivo de longo dissidio entre plantadores e usineiros e do qual 
se vinham ocupando, em artigos, Jose Marcionilo Lins, No-
vais FiJho, Oscar Carneiro e outros agricultores, inclusive, 
igualmente, atraves de entrevistas. Regulada a questao, 
A Noticia ainda promoveu uma enquete sobre o aspecto ju-
ridico, posto em duvida, da decretagao das tabelas, inserin-
do respostas dos advogados Carlos Rios, Jose Juliao Neto, 
Antonio Pereira de Sousa, Agamenon Magalhaes e Osvaldo 
Machado. Ainda uma vez vagou, a 4 de fevereiro, o cargo 
de gerente. Foi ocupado, nos ultimos dias, por E. C. 

Motives supervenientes levaram o bem feito matutino 
a sustar, definitivamente, sua circulagao, o que ocorreu a 21 
de fevereiro de 1932. 

Alem do diretor e do secretario Carlos Rios (5), o corpo 
redacional estava assim constituido: Marques Junior, Gui-
Iherme de Araujo, Celio Meira (autor do rodape "Bazar de 

(4) O semanSrio catolico A Trlbnna publicou, na sua edigao de 11 
de outuhro de 1931. uma carta do Vigario Geral, Monsenhor Ambrosino 
Leite, dirigida aos parocos da Arquidiocese, segundo a qual a "diretoria" 
d'A Noticia firmara um "pacto verbai ^^m a autoridade eclesiastica", 
comprometendo-se ao seguinte: "a) A Noticia jamais publicara artigos 
contrarios ao dogma e a moral da Igreja; b) acatara a hierarquia eclesias
tica, nada publicando que pareqa menos deferente ks pessoas revestidas 
de carater sacerdotal, ressalvando o que se refira ao noticiario comum, 
em termos respeitosos; c) nao publicara defesa nem propaganda de outros 
credos religiosos, limitando-se ao noticiario de informacoes: di dpfendera 
OS principios doutrin^rios e as campanhas socials da Igreja Cat61ica ou 
fara silencio sohre elas auando assim o exijam as convicgoes do seu dire-
tor, nunca porem combatendo-a. 

"Da nossa parte — acrescentava — comprometemo-nos a dar-lhe todo 
nosso apoio moral e a fornecer-lhe, antes que a qualquer outro di^rio, 
OS elementos de esclarecimento e informaQao eclesiastica, bem como encl-
clicas, pastorals, etc.". 

(5) Dois livros de cronicas extraidas d'A Noticia foram editados no 
Recife: "Bric-a-brac", de Carlos Rios, e "Politica 6 isso mesmo...", de 
Silvino Lopes. 
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Turco") , Ja ime de Santiago, A. S . , Luis de Barros, Hiber-
non Borba e Ivo Augusto, os dois liltimos da segao despor-
t iva . Ent re os revisores contava-se Coraci Leal (Bib. Piib. 
Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe.) . 

A RUA — Vespertine Independente — Saiu a lume no 
dia 27 de julho de 1922, com quat ro paginas, formato grande, 
a seis colunas de 12 ciceros. Diretor — Osvaldo Machado; 
redatores — Bezerra Leite, Caitano Galhardo, Jose Manuel 
do Rego Barros, Adalberto Magaes e Elpidio Branco; repor-
teres e noticiaristas — Joao Pugliesi, Oscar de Siqueira 
Melo, Jorge Gonzaga de Oliveira Barros, Anibal da Cruz Ri-
beiro e Joaquim Carvalho. Redagao e oficina a rua 15 de 
Novembro (atual do Imperador) n.° 290. Tabela de assina-
tu ra s : ano — 28^000; semestre — 15$000; t r imes t re" — 
10$000; pa ra o interior — 30$000, 17$000 e 15$000, respec-
t ivamente . Numero avulso — 100 reis-

Lia-se no editorial de apresentagao: "For que aparece 
A Rua? Fatal idade dos acontecimentos, imposigoes que nao 
se podem explicar. Todos sabemos o que fazemos, mas nao 
realizamos o que desejamos. 

"Ha u m determinismo invencivel nas h u m a n a s agoes. 
O nosso programa? Pa ra que faze-lo, se u m a folha nao e 
ura recital previamente preparado, o que nao impede ser 
modificado por motivos diversos e inesperados, entre os 
quais a molestia e a morte?! 

"Nao temos odios pessoais, nem paixoes par t idar ias . 
Olhamos tudo superiormente, sem que nos surpreendam os 
heroismos, nem nos a larmem as infamias. Conhecemos a 
humanidade e sabemos como neste pais as acomodagoes e 
transigencias tem foros de cidade!! A Rua e a rua, o salao 
do povo, da "canalha sagrada", que morre em nome de u m a 
ideia, enquanto os grandes jogam tendo em vista sempre 
o g a n h o . A Rua quer ser o regime da lei, a felicidade de 
Pernambuco . fi a lguma coisa". 

Ao lado das palavras de aber tura , via-se u m cliche (duas 
colunas) de Osvaldo Machado, cujo aniversario natalicio 
t ranscorr ia na mesma data , assim concluida a respectiva 
legenda: "Esta sempre de pe e de pe morrera . A Rua tem 
orgulho de possuir semelhante diretor" . Noutra coluna, o 
ar t igo encomiastico "Um lutador", de Caitano Galhardo. 

Esclarecimento a par te : "A Rua declara aos seus assi-
nan tes e anunc ian tes que m a n t e m todos os compromissos 



252 LUIZ DO NASCIMENTO 

tornados pelo jornal A Noite, que antigamente saia de suas 
oficinas". 

Tendo surgido numa epoca de transigao politica, nao 
tomou partido, dizendo, a proposito, na edigao de 2 de agos-
to: "O momento nao e de lutas e antes a paz dos pantanos 
domina esta terra e assim nao cabe a qualquer de nos per-
turba-la, salvo se do alto, da vontade popular, vier a chuva 
bendita capaz de sanear o mulador politico em que nos acha-
mos. Hoje apenas estamos de alcateia para denunciar os 
erros do governador e elogiar os seus acertos, sem outra 
preocupagao, salvo a de defender os interesses da coletivi-
dade". 

"A Rua, saibam todos, nao tem politica, embora os seus 
redatores a possam ter, de acordo com as suas simpatias e 
inclinagoes. Agora, porem, nenhum de nos sente o fogo sa-
grado que nos animava nas pugnas passadas, quando mui-
tas vezes era precise arriscar a vida. 

"Estamos certos de que, no instante proprio, a igual-
dade de pensar e sentir, a coragem civica animando cada 
um de nos, a firmeza de carater que a todos distingue, todas 
estas qualidades juntas farao com que, unidos, firmes e va-
lentes, tomemos a atitude de combate, quando os clarins da 
guerra, dando o sinal de reunir, chamarem a postos os ho-
mens de coragem, os homens que sabem que a vida somente 
6 digna quando se pode ser util a Patria e a Familia". 

Seguiu-se a publicagao, inserindo editorial de duas co-
lunas; rodape intitulado "Contos e Cronicas" (transcritos), 
a comegar com Felicio Terra (pseudonimo do conselheiro 
Nuno de Andrade); a segao de satiras em versos "Faiscas", 
por Til, como se ocultava Osvaldo Anibal de Almeida; "Ga-
leria Infantil"; "A Rua Chic"; "Pessoas & Coisas", comen-
tario de B. L . ; "Cronica Elegante", por Louise de Marilac; 
"Pensamentos Femininos"; croniquetas de Malebranches; 
outras, raras, de Claudia de Lara (travesti de Fredovinda de 
Sa Pereira); caricaturas e charges, ora assinados por Felix, 
ora por Milk, ou Wald (Valdemar Costa), ou Ag (Armando 
Gama) ou Flagson (Bandeira Filho), e "A Rua . . . da Amar-
gura", em versos humoristicos de boa marca, autoria de 
Gavroche (pseudonimo de Velho Sobrinho). "Da Italia" foi 
o titulo de uma serie de cronicas enviadas por Jose Fasanaro. 

A 14 de agosto, lia-se, em editorial, que o acordo politico 
para o langamento do nome do juiz Sergio Loreto ao gover-
no de Pernambuco, na qualidade de tercius, resultara numa 
pilheria. Aludiu ao malbaratamento dos dinheiros publicos 
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e a violencias policiais ocorridas no interior. Continuou, 
noutras edigoes, a criticar o acordo que visava k paz da fa-
milia pernambucana, denunciando, inclusive, que as eleigoes 
municipais decorreram "sob pressao da carabina policial e 
do trabuco do capanga". Depois surgiram criticas ao pre-
feito Antonio de Gois, por pretender consertar as finangas 
do municipio aumentando os impostos. 

Nasceu em novembro a segao "Pizzicatos", de cronicas, 
a cargo de Carmencita Ramos, divulgada as segundas-feiras. 
"A Rua Artistica" era redigida por J . Pugliesi, enquanto 
Tasso Guanabara fazia "Olinda no verao". Havia um sorteio 
de terrenos entre os leitores e criou-se concurso de beleza 
para Olinda. De uma edigao de 12 paginas, a 30 de dezem-
bro, 10 encheram-se, exclusivamente, de reclames comer-
ciais. Devido ao limitado espago reservado a parte intelec-
tual, eram raros os artigos de colaboragao, especialmente de 
Bandeira Filho, Eustaquio Pereira (Faneca) e tlfego Jorge 
de Sousa. 

Desde 1 de setembro, deixara o corpo redacional Adal-
berto Magaes, sendo substituido por Luis Potiguar Fernan-
des, que, por sua vez, so permaneceu ate 20 de abril de 1923. 
Foi o inicio duma evasao de redatores. Caitano Galhardo 
saiu a 16 de maio. Nove dias apos, despedia-se Bezerra Leite, 
por divergencia de orientagao; e Elpidio Branco largava o 
"batente" a 27 de junho . O quadro de redatores principals 
ficou assim transformado, a partir de 4 de julho: Jose Ma
nuel do Rego Barros, Renato de Alencar e Joao Pugliesi; 
mas este ultimo, que vinha da fundagao, despediu-se oito 
dias depois. Guilherme Matos era correspondente telegra-
fico no Rio de Janeiro. 

Ainda margo do ano em referenda, achava-se A Rua 
em campanha contra a administragao das Docas do Porto, 
em face dos "furtos e desonestidades outras" verificadas 
naquele "seio de sinecuristas". Em consequencia, elementos 
interessados no escandalo rasgaram, no dia 15, um cartaz do 
vespertino, aposto na esquina da Lafaiete, o que levou o 
chefe de policia a, no dia imediato, proibir a afixagao de 
cartazes em outro local que nao as redagoes, alegando "a 
necessidade de evitar a perturbagao da ordem piiblica". 

Escreveu a redagao, no dia 21: "A Rua, na questao das 
Docas, nao so mantem tudo quanto tem dito, como ainda 
acusa, franca e positivamente, o sr. coronel Taumaturgo de 
Farias, pelo descalabro que ali vai, sustentando que os rou-
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bos nao podem ser levados a efeito sem conivencia de em-
pregados". 

Entretanto, logo abaixo, outra nota elogiava o adminis-
trador das Docas, por haver demitido 13 guardas responsa-
veis. Na mesma edigao, a cronica "Pessoas & Coisas", de 
Bezerra Leite, ressaltava as qualidades pessoais do coronel. 
E assim terminou a ofensiva. 

Durante os meses de maio e junho, A Rua empreendeu 
campanha contra o Orgamento estadual, mostrando seus 
Inconvenientes e defeitos. Considerava-o "o mais terrivel 
meio de persegulr o povo, condenando-o a morrer de fome". 

"No gancho" era uma segao constituida de duas qua-
drinhas satlrlcas, a cargo de Taborda. Depois apareceu "A 
carvao e a giz", de Zacheu, ao passo que Tasso Guanabara 
fornecia a cronica "A margem dos fatos". Osvaldo Machado 
divulgou algumas "Cartas sem se-lo" e numerosos "Pontos 
de Historia Universal". Renato de Alencar adotou "Contos 
de Vigario". 

Joao Barreto de Meneses comegara, em julho — ainda 
1923 — a produzir candentes artigos politicos. Sendo-lhe 
criticada por Proenga, n'A Noticia, a sua "gaiatice e hila-
riante atitude contra o borbismo", replicou ele, no dia 26, 
que nao se bateria com anonimos; que se descobrisse o seu 
acusador; viesse de frente, pois aceitaria a luta ate com a 
redagao inteira. Ficou nisso. 

Nova edigao especial, de dez paginas, sendo oito reple-
tas de anuncios, foi dada por ocasiao da data do primeiro 
aniversario d'A Rua, a 27 de julho, em cujo editorial se lia, 
entre outros topicos: "Se temos tido frases candentes con
tra atos do governo atual, se nos batemos com bravura con
tra a taxagao da comida do povo, se nos insurgimos contra 
o predominio do afilhadismo, tambem e certo que varios atos 
do poder tiveram os nossos elogios, como ainda tem hoje os 
que merecerem, justamente porque, nascendo livres, livres 
queremos morrer. 

"Os nossos pulsos se nao subordinam as algemas e a 
nossa pena se nao coaduna com o "suicismo" tao em voga 
no momento atual, momento de organizagao politica do Es-
tado, momento em que os "espia-mare" procuram tirar do 
fato todas as vantagens, ficando com o vencedor, ou antes, 
com o detentor do bolo orgamentario". 

"Onde houver uma injustiga a combater, uma infamia 
a vergastar, uma violencia a ferrotear, a nossa pena, verda-
deira clava de combate, fara o seu dever, da mesma forma 
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que se nao excusara de dar aplausos aos atos bons dos go-
vernantes, aos atos que os recomendam a estima, respeito e 
epinicios de seus concidadaos". 

Ao lado direito do titulo, que passou a ser colocado k 
esquerda, vinha o seguinte, num quadro em tipo 14 negrito: 
"Quando um jornal, comemorando o seu primeiro aniversa-
rio, langa uma vista retrospectiva sobre o seu passado e pode 
afirmar que sempre e sempre iionrou o seu programa, olha 
altivo a caingalha que de longe ladra, temendo um pontape 
vingador". 

Coincidindo a data com o aniversario natalicio do dire-
tor Osvaldo Machado, este foi saudado atraves de artigos de 
Joao Barreto de Meneses e Tasso Guanabara e da segao de 
perfis-parodias "A Carvao e a Giz", assinada por Zacheu. 
Iniciava-se a 31 de julho uma serie de editorials intitulados 
"A Lavoura e a Great Western". Dois antigos redatores vol-
ta ram as suas fungoes: em agosto, Joao Pugliesi; no mes 
seguinte, Elpidio Branco. 

Expressiva manchetinha foi inserta no quadro ao lado 
do titulo, na edigao de 21 de setembro. Dizia: "Enquanto 
o povo morre de fome pelo encarecimento dos generos de 
primeira necessidade, os deputados e senadores federals sus-
tentam discussoes bisantinas e assim preparam terreno para 
novas prorrogagoes, sangrando, "patrioticamente", os depau-
perados cofres publicos". 

Criaram-se novas segoes, inclusive "Letras e Tretas", de 
Renato de Alencar, e "No olho d'A Rua" (versos humoristi-
cos), de Visconde. "Pizzicatos" passou a ter a assinatura de 
Helio. Publicaram-se perfis das professorandas do Colegio 
Pritaneu e epitafios dos bacharelandos de 1923, estes de 
autoria de Juvenal S. Felix. 

A partir de 12 de outubro ocorreu ligeira modificagao, 
com a troca da materia da segunda para a quarta pagina. 
Gavroche, por acaso ausente, voltou com as satiras de "A 
Rua da Amargura". Justiniano de Godoi iniciou, em novem-
bro, a serie de comentarios sob o titulo "Pela Politica", cri-
ando-se, no outro mes, a segao "Na Lafaiete dizia-se.. .", a 
cargo de Jose do Caldeireiro. Outros colaboradores: Arlindo 
de Figueiredo, Asdrubal Vilarim e Ferreira dos Santos, que 
escrevia "Pela Odontologia". 

Ainda surgiram (fevereiro de 1924) as segoes "Pingos 
de Vela", cronica de Nestor de Sousa, e "A R u a . . . da Ale-
gria", versos de Garoto, ou seja, Oscar Brandao. 

Osvaldo Machado, com a saude abalada, precisando de 
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repouso que Ihe tonificasse "os miisculos de lutador e a alma 
de democrata", deixou, a 4 de abril de 1924, as fungoes que 
exercia, cumulativamente, de diretor e redator-chefe. Trans-
feriu-se a propriedade da empresa a Rodolfo Araujo, Fabio 
de Barros e Souto Filho, cabendo ao ultimo a diregao. Na 
gerencia, Jose M. do Rego Barros. Declarava uma nota: 
"Nao sofre, por isso, este jornal solugao de continuidade em 
seu programa de orgao de livre opiniao, vigilante no bem 
publico e nas legitimas aspiragoes da comunhao pernam-
bucana". 

Alem da permanencia de Elpidio Branco liderando o 
corpo redacional, contava com o "valioso concurso do coman-
dante Velho Sobrinho, Joao Barreto de Meneses, Maviael do 
Prado, Joao Pugliesi, Clinio Mairink, Cicero Brasileiro de 
Melo e Raul Machado". Voltou para a segunda pagina a 
materia da ultima, ficando esta e a terceira sempre repletas 
de aniincios. Outro redator admitido foi Oscar Brandao. 

Nos dias 1 e 2 de julho de 1924, A Rua dedicou sua pri-
meira pagina ao centenario da Confederagao do Equador, 
publicando, inclusive, a letra do hino comemorativo, autoria 
de Maviael do Prado. Nesse mes, a 27, falecia Rodolfo de 
Albuquerque Araujo, um dos proprietaries do vespertino. 

Publicava-se, em dias indeterminados, um rodape litera-
rio, intitulado "Academia Pernambucana de Letras", com a 
colaboragao de Laiete Lemos, Armando Gaioso, Joao Barre
to de Meneses, Costa Rego Junior, Oscar Brandao e outros 
academicos. Suprimidas as segoes costumeiras, foram cria-
das "A Rua . . . do riso", em versos de Pangloss (Oscar Bran
dao) e "Perfis politicos", de B. O. , tambem em versos. Con-
tinuavam "A Rua chic" e "Galeria Infantil", com cliches, 
respectivamente, de mogas e criangas. 

A 23 de setembro deixava a gerencia Jose Manuel do 
Rego Barros. Ausentando-se da cidade o deputado Souto 
Filho, assumiu a diregao, a 10 de dezembro, Fabio de Barros, 
que admitiu Julio da Santa Cruz Oliveira como redator-
chefe . 

Nova alteragao verificou-se em Janeiro de 1925. Sus-
pensa a circulagao no dia 15, para reparos, reapareceu A Rua 
a 27, sob a diregao de Silviano de Rangel Moreira, tendo 
como redatores principals Joao Barreto de Meneses e Oscar 
Brandao, permanecendo como proprietarios Souto Filho e 
Fabio de Barros, juntamente com o novo diretor. 

No editorial do primeiro niimero dessa fase, adiantou o 
articulista: "O jornal e o termometro da moral de um povo, 
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que se integraliza na ordem de viver e na liberdade de pen-
sar, buscando sua forga na propria forga juridica das leis. 
Na confusao dos ruidos diarios da vida humana, o jornal e 
o clarim de nota vibrante, acordando governantes e gover-
nados ao cumprimento sagrado dos seus deveres". 

"Na contemplagao diaria dos fatos de interesse coletivo, 
seremos inflexiveis e sinceros, aplaudindo os bons e profli-
gando OS maus atos, com a serenidade de uma consciencia 
segura de seu dever". 

"O nosso programa tem como ponto de fe a verdade, 
que e, ao nosso ver, a melhor benemerencia do Amanha. 

Foi intensificada a parte telegrafica e criou-se o titulo 
"Ecos", de comentarios redacionais, na primeira coluna da 
quarta pagina, que voltou a ser alimentada de materia. 

"A Rua . . . do choro" — versinhos de Cabotino — ini-
ciada em Janeiro, ja em margo era substituida pelos perfis 
de Gilvan, sob o titulo "No mundo politico". No dia 3 do 
mes referido apareceu, no cabegalho, o nome de Flavio Mar-
ciano feHc gerente, mas dois dias apos era substituido por 
Nelson Paixao. Os rodapes literarios estavam reduzidos a 
dois autores: Joao Barreto e Oscar Brandao. 

Outra mudanga verificou-se, a 22 de abril de 1925, na 
parte administrativa, passando a folha a diregao e proprie-
dade exclusiva de Sousa Filho e Silviano de R. Moreira. En-
tretanto, "a sua orientagao nao se modifica; continua a ser 
o mesmo orgao de livre opiniao de sempre, intransigente e 
forte na defesa dos direitos e aspiragoes populares de nossa 
terra". "Entra aqui — concluiu — um sangue novo para 
animar os combatentes pela liberdade". 

Com o "sangue novo" que recebera, A Rua tomou, real-
mente, melhor rumo, divulgando artigos e reportagens de 
sensagao. Inicialmente, Pedro Paulo escrevia "Cartas sem 
resposta", dirigidas a elementos politicos, o que provocou 
grande ruido. A do dia 27 de abril, ao deputado estadual 
Carlos de Lima Cavalcanti, mereceu deste um discurso tre-
mendo contra 0 redator Oscar Brandao, que todavia, nada 
tinha com as "Cartas". A diregao assumiu a responsabili-
dade da publicagao, para o que desse e viesse. So depois de 
algum tempo descobriu-se o autor: era Silviano de Rangel 
Moreira. 

Desde 0 rompimento do acordo politico que levou o juiz 
Sergio Loreto ao poder, vinha A Rua criticando as atitudes 
do senador Manuel Borba, o que continuou, sempre, em cres-
cente diapasao. 
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O gerente foi substituido, a 1 de junho, por Elpidio 
Branco. Entre 16 de junho e 26 de julho, divulgou-se, em 
folhetim, o capitulo "A intervengao em Pernambuco", do 
livro "Pela Verdade", de Epitacio Pessoa. 

A data do terceiro aniversario d'A Rua — 27 de julho 
de 1925 — so mereceu modesta edigao de seis paginas, rea-
firmando o editorialista continuar sem partidarismo, mas 
agitando os problemas de alcance politico, "exaltando os atos 
que valem e profligando os atos que amargam, ao lado dos 
homens que timbram pelo soerguimento material e politico 
de sua terra". 

Entre os novos redatores contavam-se Monte Sobrinho 
e Felix Sobrinho, este encarregado do noticiario. No mes de 
agosto iniciava-se forte campanha contra a Pernambuco 
Tramways. Ocorreram depois: "O Verao em Olinda", cons-
tante de cronicas socials de Tasso Guanabara e Franco Leal 
(quase pseudonimo de Francisco Floro de Albuquerq^. Leal), 
tambem atuante no setor da reportagem de policia, e um 
concurso para apurar qual a jovem mais simples e mais ele
gante da estagao balnearia, que findou elegendo Maria An-
tonieta de Freitas Dowsley. Outros concursos foram empre-
endidos, inclusive carnavalescos e comerciais. 

Comecou em Janeiro de 1926 a colaboragao do engenhei-
ro Eduardo de Morals, especializado em assuntos tecnicos. 
Terminadas as segoes de versos satiricos, vieram as "Indis-
crigoes Politicas". Acabado o estoque de papel, devido "ao 
aumento das tiragens", viu-se o jornal impresso em formato 
menor, de cinco colunas, no decorrer de 29 de Janeiro a 10 
de junho e, apos um periodo normal, de 18 de agosto a 7 de 
outubro, sem mais alteracoes. 

Nem sempre bem impressa, A Rua atravessou uma epo-
ca de decadencia, inclusive intelectual, salvantes as produ-
Qoes do redator Joao Barreto, os versos humoristicos intitu-
lados "Bandarilhas", de Aristofanes (outro pseudonimo de 
Oscar Brandao), e as cronicas de Mendes Fradique. 

O ja entao redator-secretario Joao Felix Sobrinho en-
contrava-se seriamente doente, tanto que embarcou, a 25 de 
julho, rumo a cidade de Gravata, a fim de gozar a ameni-
dade do clima, dali regressando a 11 de outubro, ocasiao em 
que substituiu Nestor de Sousa, que figurava como redator-
chefe. Entrou como gerente, em agosto, Alvaro da Silva 
Ferreira, mas foi "desligado" das fungoes no mes seguinte, 
cedendo o lugar a Emidio Pereira. 

Veio a melhorar a feigao grafica nos ultimos dias de 
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dezembro, uma vez empregada tipagem nova e substituido 
o cliche do titulo por outro de mais efeito. Sousa Filho deu 
inicio a uma serie de artigos diarios, de critica a recente 
livro de Manuel Borba, a respeito da politica pernambucana, 
ao passo que retornava Pangloss ao humorismo de "A R u a . . . 
do Riso". Novo colaborador foi o medico Geraldo de Andrade. 

Verificou-se outra modificagao na parte administrativa, 
quando, a 22 de margo de 1927, Maviael do Prado adquiriu 
a empresa, por arrendamento. Suspense nessa ocasiao, vol-
tou o vespertino a circular quatro dias apos, escrevendo o 
editorialista: "Nao faz parte dos nossos moldes a defesa de 
interesses sordidos, nem desceremos jamais a vilania de ata-
ques desmedidos". Assegurou: "A Rua sera, como sempre, 
sem quebra de sua norma de conduta, um jornal do povo". 

Em artigo de despedida, o diretor Sousa Filho — que 
permaneceu no cabegalho, na sua qualidade de proprietario 
— declarou nao esquecer os esforgos de Genesio Vilela e Joao 
Barreto de Meneses, ja afastados da redagao, "nem de Ge
raldo de Andrade, Oscar Brandao, Jose Manuel do Rego Bar-
ros, Felix Sobrinho, Oscar Siqueira, Manuel Cavalcanti, C16-
vis Maranhao e outros que ainda aqui estao". 

Assumindo a gerencia, Alcides Caneca aimientou, de 
imediato, o prego das assinaturas, assim estabelecido: ano 
— 36$0C0; semestre — 20$000; trimestre — lOSOOO. Cicero 
Brasileiro de Melo foi admitido, a 14 de maio, como redator-
secretario. Outros redatores: Jose Eustaquio da Silva, Ar
mando Goulart Wucherer e Hercllio Celso. Na sub-gerencia, 
Raul de Oliveira. 

Nesse ano foi condignamente solenizada a data — 27 de 
julho — do aniversario da folha, que saiu com vinte paginas, 
ilustradas, apresentando trabalhos assinados por Osvaldo 
Machado, Goulart de Andrade, Olimpio Bonald (sonetos), 
Leduar de Assis Rocha, Altamiro Cunha e outros. O edito
rial comemorativo falava de "palpitantes campanhas em prol 
do bem publico", levadas a efeito em todas as fases do ves
pertino, assim concluindo: "Seguimos para a frente, sonhan-
do a mesma ilusao dourada e alimentando as mesmas espe-
rangas nunca perdidas ou mortas". 

Voltou em agosto "A Rua da Amargura", de Gavroche, 
criando-se ao mesmo tempo a segao "Tres por dia", assinada 
por Brochura. Tendo-se ausentado de Pernambuco, Cicero 
Brasileiro deixou, a 14 de setembro, a fungao de redator-
secretario. 

Para reformas, o jornal foi suspense a 19 do referido 
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mes, mas retornou quatro dias apos, apresentando novo cli
che de titulo, vasto servigo telegrafico e, afora a materia 
comum, o folhetim "Vida e agao de Santa Dica", de Vicente 
de Medeiros. Circulava as 17 horas, praxe que so vigorou 
ate 14 de Janeiro do ano subsequente. Ainda em 1927, a 18 
de novembro, apareceu, junto a Maviael do Prado, um segun-
do diretor: Rafael Xavier. 

Atingido 1928, a edigao de 6 de Janeiro, de 16 paginas, 
homenageou a Rainha das Praias: Neusa Pinto. Continua-
vam as criticas a atuagao politica do Jornal do Recife, com 
o qual muitas vezes A Rua polemizara. 

Tendo fracassado a mais recente fase de reformas, vol-
taram o marasmo e o desinteresse a vida do vespertine, que 
se enchia de anuncios, reduzindo-se as tiragens sensivel-
mente. 

Rafael Xavier afastou-se da diregao a 19 de abril. Logo 
mais, no dia 7 de maio de 1928, por "necessidade de urgentes 
reparos na maquina de impressao" e de "completa reforma 
do seu material tipografico", A Rua deixava de "circular 
durante alguns dias", ate que esses servigos pudessem "ser 
executados convenientemente". 

Foi, no entanto, o "canto do cisne" (Bib. Pub. Est. ( + ) 
e Bib. Fac. Dir. UFPe ) . 

1924 

DIARIO DO ESTADO (1) — Matutino editado pela 
Repartigao de Publicagoes Oficiais do Estado de Pernambu-
co, foi criado em virtude da lei n.° 1626, de 29 de margo de 

(•) A colecao da Biblioteca Publica do Estado acha-se desfalcada 
dos quatro primeiros numeros do ano 1.°. 

(1) A Aurora Pemambucana. primeiro jornal que circulou no Estado 
(27 de margo a 10 de setembro de 1821), foi tambem o prinneiro orgao 
oficial. Seguiram-se, com identica missao, O Segarrega (8 de dezembro 
de 1821 a 27 de outubro de 1823); o Relator Verdadeiro (13 de dezembro 
de 1821 a 25 de maio de 1822); a Gazeta Extraordinaria do Governo, cujo 
primeiro mimero circulou a 22 de junho de 1822, contendo "exclusivarnen-
te pegas oficiais", e o terceiro a 3 de agosto; a Gazeta do Governo Tem-
porarlo, com dois linicos numeros, divulgados a 21 e a 26 de setembro de 
1822 e a Gazeta do Governo Provisorio, igualmente com duas edigoes, em 
outubro do mesmo ano. 

Com maior duragao, surgiu, em 1823, o Diario da Junta do Governo, 
que circulou a part ir de 8 de fevereiro, continuando, a 18 de iunho, com 
o titulo alterado para Diario da Junta do Governo de Pemambuco, mu-
dando, ainda, em dezembro, para Diario do Governo de Pemambuco, em 
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1924, do Governador Sergio Loreto, tendo comegado a cir
cular a 1 de junho do mesmo ano (2) . 

Formato grande, em oito colunas, agradavel aspecto 
material e impressao nitida, saiu a primeira edigao com oito 
paginas e duas tiragens: a primeira, pela manha, em papel 
provisorio, e a segunda, em papel definitivo, depois das 11 
horas, quando desembarcou o carregamento maritimo da 
encomenda feita. O corpo redacional estava constituido dos 
seguintes nomes: Sergio Loreto Filho — redator-chefe; Ela-
dio dos Santos Ramos — secretario; Jose Eustaquio da Silva 
e Artur Tavares de Moura — redatores auxiliares; Leovigil-
do Samuel da Silva Costa Junior, Nabor Bezerra Cavalcanti, 
Joaquim da Rocha Pereira Junior, Joao Cabral de Melo 
Filho, Eurico de Siqueira Cavalcanti, Alvaro Nestor de Albu
querque Melo, Eneas Alves e Antonio de Sa Leal — noticia-
ristas; Solon de Albuquerque Montenegro e Alvaro da Costa 
Lins — reporteres; Geraldo de Andrade, correspondents no 
Rio de Janeiro; Augusto dos Santos Ramos, Jose Mario da 
Cunha, Francisco de Matos Pinto, Arlindo Jose de Melo 

marQo de 1824 para, simplesmente, Diario do Govemo, em agfisto para 
Registo Oficial do Govemo de Pernambuco e, pm outubro, novamente , 
pa ra Diario do Govemo de Pemambuco, cuja publicacao se estendeu at§ 
junho de 1825, circulando ora uma, ora duas vezes por semana ou em dias 
inde terminados . 

Algum tempo t ranscorreu at^ que se publicou, de 22 de dezemhro de 
1829 a 11 de marge de 1830, o Diario do Conselho Geral da Provlncia de 
PernamViuco. 

Depois de outre interregno, surgiu, a 15 de abril de 1833, o Diario do 
Governo, que logo a 1° de maio passou a denominar-se Diario da Admi-
nistrapao Publica de Pernambuco, circulando desta vez diar iamente (os 
anter iores diarlos nao o ernm na real idade) , ate 30 de abril de 1835 nunn-
do se fundiu com o Diario de Pemambuco. fiste assumiu a publicagao 
dos atos oficiais, sucedendo-se em contratos com cada governo provincial 
ate o mes de maio de 1845. 

Seguiram~se: junho de 1845 a abril de 1848 — Diario Novo. 
Maio de 1848 a junho de 1863 — Diario de Pemambuco. 
Julho de 1863 a margo de 1864 — Jomal do Recife. 
Abri l de 1864 a 19 de margo de 1890 — Diario de Pemambuco. 
20 de margo a 10 de agosto de 1890 — Jomal do Recife. 
11 de agosto de 1890 ate 1911 — Diario de Pemambuco. 
1912 — Jornal do Recife. 
1913 — O Tempo. 
Jane i ro a abril de 1914 — A Republica. 
Maio a dezembro de 1914 — O Tempo. 
1916 — Jomal do Recife. 
Janeiro de 1916 a agosto de 1920 — Imprensa Oficial. 
Setembro de 1920 a maio de 1924 — Jomal do Commercio. 

(2) No m^s seguinte, a Repart icao de Publicagoes Oficiais editava 
a Revista de Pemambuco, aproveitando o mesmo corpo redacional do 
Diario do Estado, dest inada a divuls^fao ilustrada das re^liz^coes do go-
vfimo de Sergio Loreto (ver vol. VIII: "Peri6dicos do Recife") 
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Figueiredo, Amaro Pereira Cavalcanti e Aires Palmeira (pseu-
nonimo efetivo de Jose Augusto de Sousa) — revisores. Era 
diretor-gerente Carlos Rios, ao mesmo tempo diretor da re-
partigao editora. 

Apresentou-se o jornal com o sucinto artigo que aqui 
se transcreve: 

"O Diario do Estado, apesar de orgao oficial, nao sera, 
contudo, um simples repositorio de expedientes meramente 
burocraticos, como o sao, em regra, as imprensas oficiais. 
Publicara, tambem, alem dos atos de origem puramente ofi
cial, artigos, notas e informagoes que possam interessar ao 
publico em geral. 

"Na vida dos povos civilizados a imprensa tem atual-
mente um dos lugares de maior relevo e nenhum governo, 
sobretudo nos regimes democraticos, podera dispensar, hoje, 
OS seus servigos. A publicidade pela imprensa constitui, as-
sim, um verdadeiro servigo de ordem piiblica. A orientagao 
e as tendencias de cada jornal, porem, refletirao natural-
mente a orientagao, tendencias e aspiragoes, talvez justas, 
talvez injustas, legitimas ou ilegitimas, dos seus proprieta-
rios ou diretores. 

"Isto explica, suficientemente, a necessidade de possuir 
o Estado um orgao de sua exclusiva propriedade, adminis-
trado, como os demais departamentos publicos, por funcio-
narios ou prepostos seus, acima de contingencias estranhas 
de carater particular, para melhor servir, exclusiva e cons-
tantemente, aos interesses gerais do organismo social, de que 
o Estado e a sintese suprema. E eis ai, em poucas palavras, 
OS motivos do aparecimento e o programa jornalistico do 
Diario do Estado". 

Estabelecido o prego de 200 reis por exemplar, adotou, 
tambem, o regime de assinaturas anuais e trimestrais, a ra-
zao de 45$000 e 25SOOO, respectivamente. Para os funciona-
rios publicos estaduais, ativos ou inativos, inclusive diaris-
tas, assinantes obrigatorios, foi instituido o desconto men-
sal, em folha, de apenas 2$000 nos vencimentos, quando su-
periores a 200$000. 

Circulando regularmente, a primeira pagina inseria ser-
vigo telegrafico e noticiario geral do palacio do governo e 
demais repartigoes publicas. Seguiam-se: "Diario do Poder 
Legislativo", "Diario do Poder Executivo" e "Diario do Poder 
Judiciario"; "Publicagoes Municipals", "Leiloes" e "Solicita-
das", ficando na ultima pagina as segoes de comentarios, 
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noticiario geral, correspondencias e artigos assinados, sendo 
principais colaboradores: Samuel Hardman, Sergio Loreto 
Filho, Neto Campelo, Andrade Bezerra, conego Henrique Xa-
vier, Arruda Falcao, Gaspar Peres ("Notas Economicas"), 
Fernandes e Silva, Estevao Pinto, Moreira Reis e Angeline 
Ladevese. 

Variava a quantidade de paginas, dependendo da ma
teria oficial. A edicao de 2 de julho dedicou quatro paginas 
ao centenario da Confederacao do Equador, a primeira das 
quais toda ocupada por uma alegoria de Heinr Moser, em 
homenagem aos herois de 1824, sendo o texto ilustrado com 
retratos, cliche do selo comemorativo, artigos historicos e o 
noticiario das solenidades programadas. Grande espago das 
ediQoes de 18, 19 e 20 do mes de outubro foi reservado a pas-
sagem do segundo aniversario do governo de Sergio Loreto, 
e a 18 de novembro divulgava-se longo manifesto de Artur 
Bernardes ao povo brasileiro, ao terminar o segundo ano de 
sua gestao na Presidencia da Republica. 

Comemorando o primeiro aniversario de circulagao, de-
clarou o Diario do Estado, em nota sucinta, a 2 de junho de 
1925, que vinha procurando ampliar, o quanto possivel, "o 
seu raio de aqao, de maneira a poder acompanhar, senao 
com a mesma galhardia, ao menos com o mesmo entusias-
mo, OS seus vitoriosos confrades da imprensa moderna". 

No ano em aprego, a part ir do mes de agosto, foram 
criadas. aos sabados, a pagina "Atraves do mundo", e, aos 
domingos, o "Diario Literario",, tambem ocupando uma pa
gina, da qual foram colaboradores Eneas Alves, Oscar Men-
des, Jose Mindelo, Luiz Delgado, Celio Meira, Jarbas Peixoto, 
Mario Sete, Silvio Rabelo, Paulino de Barros, Queiroz Lima, 
Olinto Victor Filho, Carlos Pedrosa, Estevao Pinto, padre 
Nestor de Alencar, Odilon Nestor, Ascenso Ferreira, Umberto 
Carneiro, Nelson Xavier, Sebastiao Lins, Aires Palmeira, 
Alves Pedrosa, Armando Goulart Wucherer, Leonardo Selva, 
Dourado Ferreira, Pindaro Barreto, Esdras Farias, Joao Ri-
beiro, Emidio de Miranda, Mario Linhares, Anibal Portela, 
Lucilo Varejao, Renato Vieira de Melo, Pereira de Assun-
gao, e tc . 

A edigao de 1° de maio de 1926 exibiu, na primeira pa
gina, cliches de Sergio Loreto e Estacio Coimbra e a Procla-
magao deste ultimo como candidato a sucessao governamen-
ta l . Precisamente um mes apos, comemorou-se, com 14 pa
ginas, o segundo aniversario do matut ino, que se encheu de 
propaganda ilustrada das realizagoes do governador S6rgio 
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Loreto e trabalhos de colaboragao, alguns de carater lite-
rar io. 

Tinham ocorrido alteragoes no corpo redacional, do qual 
se afastaram, ainda no terceiro mes da publicagao, Artur 
Tavares de Moura e o revisor Amaro P . Cavalcanti, sendo 
substituidos, respectivamente, por Clinio Mairink de Andra-
de e Orlando Rocha Cavalcanti. No segundo ano, eram no-
vos noticiaristas Candido Marinho, Lucilo Varejao e Socra
tes Medeiros, entrando para o servigo de reportagens Jose 
Cisneiros de Albuquerque. Em Janeiro de 1926 aparecia o 
nome de Estevao Pinto na qualidade de noticiarista. 

Manteve o Diario do Estado o programa tragado, ainda 
por algum tempo, nao sem despender espago com o elogio 
da administragao estadual e dos detentores do poder, em 
geral, o que teve epilogo com as edigoes de 16 a 22 de outu-
bro de 1926, que se ocuparam, repletas de fotogravuras, da 
substituigao do governador pernambucano. 

Entrou, entao, o jornal em novo caminho. Nao mais 
li teratura, nem outros artigos assinados, o proprio noticiario 
essencial bastante reduzido, alguns telegramas e edigoes de 
seis paginas, so aumentadas por exigencias da materia ofi-
cial, como Mensagens, Orgamentos, etc. O diretor Carlos Rios 
e OS principals redatores foram afastados, restando poucos 
noticiaristas. 

A 23 de dezembro extinguia-se a Repartigao de Publi-
cagoes Oficiais, com a criagao, por lei, da Imprensa Oficial, 
passando o Diario do Estado, desde o dia 31, a usar, ao lado 
do cabegalho: "Editado pela Imprensa Oficial do Estado de 
Pernambuco". Assumiu a chefia da redagao Anibal Fernan-
des. 

Quando, a 18 de outubro de 1927, completou o primeiro 
ano da administragao Estacio Coimbra, o matut ino registou 
o acontecimento da maneira mais sobria possivel. 

Sem mais alteragoes no programa de orgao essencial-
mente oficial, continuou a circular com regularidade ate 4 
de outubro de 1930. 

Suspenso, em consequencia da Revolugao, reapareceu 
doze dias depois, a principio com quatro paginas, depois seis 
ou oito. A 9 de outubro de 1934 acompanhou-se de um Su-
plemento de 28 paginas, contendo a relagao dos eleitores do 
municipio do Recife. 

Conservou o formato primitive ate 14 de abril de 1936. 
No dia seguinte apareceu em modelo tabloide (31 x 23), reu-
nindo 32 paginas, igualmente dividida a materia em "Diario 
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do Poder Executivo", " . . . d o Judiciario" e " . . . d o Legisla
tive", esta ultima parte usando numeragao especial de pagi-
nas, destacavel do volume. 

Passou a empresa a funcionar, servida de novas insta-
lagoes, no predio da antiga Escola Tecnico-Profissional, a 
rua da Concordia, all estabelecidos todos os demais departa-
mentos da Imprensa Oficial. Alem da nova rotativa, forne-
cida pela firma Schnellpressfabrik Koenig & Bauer, de 
Wuerzburg, Alemanha, a segao de impressao foi completada 
mediante aquisicao de moderna aparelhagem para estereoti-
pia, maquinismos para acionamento da forga motriz auxi-
liar e principal e outros melhoramentos. 

A diregao do Diario do Estado, desde o governo de Esta-
cio Coimbra, abrangia a repartigao editora, denominada Im
prensa Oficial, exercendo-a, pela ordem cronologica, depois 
de Carlos Rios, os seguintes titulares: Alfredo Osorio de Si-
queira Cavalcanti, ate 30 de agosto de 1928. Alfredo Aur61io 
F . Caldas, ate 10 de agosto de 1937. Manuel Rodrigues da 
Fonseca, ate 23 de dezembro do mesmo ano. Virgilio Aragao, 
ate 31 de Janeiro de 1938. Vicente do Rego Monteiro, ate 30 
de abril de 1939. Virgilio Aragao (outra vez), ate 10 de agos
to do mesmo ano. Willy Diniz Lewin, ate 1 de setembro de 
1943; Solon Socrates Cabral de Moura, em carater interino, 
ate 20 do mesmo mes e ano e, dai por diante, Jose Orlando 
Vieira. 

O corpo de revisores variou sempre de nomes, muitos 
deles com atuacao ligeira, constando da lista, desde os pri-
meiros anos: Mario Rosas, Heraclito Buarque de Melo, Enock 
Gomes de Almeida, Cleofas Nilo de Oliveira, Jose Almeida, 
Jose Vilar, Osvaldo de Almeida, Tertuliano Brasil, Romulo 
Pessoa, Joao Barreto Cardoso, Osvaldo Deodato Monteiro, 
Tertuliano do Nascimento Feitosa, Emldio Cavalcanti, Luis 
de Franca Ferreira, Newton Barbosa Pinto, Abdias Cabral 
de Moura, Aristeu Barbosa Maciel, Agripino Fernandes da 
Silva, Salomon Set Stevens, Afonso Izidoro Paz, Jose Gomes 
Ferraz, Dercilos Castelo Branco, Virgilio Delgado Borba Ju
nior, Nabor Brito Lira, Jose Orlando Vieira, Lourival Jorge 
de Moura, Antonio Gamboa Cardim, Francisco Xavier Pes
soa Monteiro, Mario Braga Lambert, Jose Joaquim Borges 
Uchoa, Jose Bastos Figueiredo, Gerson Romario dos Santos, 
Jose Pereira Valadares de Sousa, Jose Marinho de Seixas, 
Euclides Ramos Ferreira, Virginio Everardo dos Santos, Aston 
Pires de Lima, Jose Cabral da Rocha, Aluisio Barbosa da Sil
va, Teonas Guilherme Bandeira, Jose Umberto de Mesquita 
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Campos, Jose Moreira Temporal, Gibraldo de Moura Coelho, 
Otacilio Machado, Jose Cristiano de Albuquerque Melo e 
Vitorino Trindade. 

O primeiro administrador das oficinas propriamente 
ditas do Diario do Estado foi Filemon Marques da Trindade, 
que pouco tempo atuou, sendo substituido a 21 de julho do 
mesmo ano — 1924 — por Abdias Cabral de Moura, mas 
voltou a funcao no periodo de 16 de maio/15 de novembro 
de 1927. Seguiram-se: Eneas Alves e Joao Ribeiro, ate que 
assumiu o cargo, em definitivo, Manuel Rodrigues da Fon-
seca. 

Apos a edi§ao de 27 de agosto de 1944, deixou de existir 
o Diario do Estado, sendo substituido pelo Diario Oficial 
(Ver pagina 408) (Bib. Pub. Est., Bib. Inst. Arq. e Bib. Fac. 
Dir. U F P e ) . 

DIARIO DA NOITE — Apareceu no dia 17 de junho de 
1924, em formato de 55 x 37, com seis paginas de seis colu-
nas, apos solene inauguragao do escritorio, redagao e oficina, 
na Praga Joaquim Nabuco ns. 167/173. Redatores princi
pals — Comandante Velho Sobrinho e Bezerra Leite; reda-
tor-secretario — Jose Barcelos; auxiliares — Osvaldo de Al
meida, Nelson Xavier de Albuquerque, tenentes Luis Fer
nando e Raul Paranhos, Anibal Ribeiro, Josue Leite da Silva 
e Jose da Cunha Alvarenga; correspondente no Rio — Al
berto Porto da Silveira; gerente — Alfredo de Melo, logo 
substituido por Jose Lindolfo Silva. Assinaturas: anual — 
40$000; semestral — 25S000. Numero avulso — 100 reis. 

Foi o seguinte o artigo de apresentagao, sob o tltulo: 
"O nosso rumo": "O Diario da Noite tera por fim principal, 
no seio da imprensa pernambucana, cuidar dos interesses 
da coletividade, acima de tudo sendo um jornal informativo 
e sem qualquer ligagao politico-partidaria. Defendera os 
legitimos interesses de Pernambuco e do povo pernambuca-
no, com independencia e com altivez, sem que para isso que-
bre, jamais, a linha de sobriedade e respeito que deve ao 
grande publico, com quem procurara sempre estar de acordo, 
para que possa atravessar, com seguranga, o caminho que 
hoje comega a percorrer. Sua feigao sera a mais leve possi-
vel, para que, sendo um jornal que vai circular nas primei-
ras horas da noite, possa recrear os espiritos de quantos 
voltarem para os seus lares, sem fatiga-los, sendo ao mesmo 
tempo o jornal moderno, que em uma rapida leitura, no 
bonde, no restaurante ou no teatro, deixe o leitor perfeita-
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mente informado sobre os ultimos acontecimentos do dia. 
E, assim, sera mais um trabalhador abnegado e sincere, pela 
grandeza moral e material de Pernambuco" . 

Jornal realmente leve, inseria, na primeira pagina, suel-
tos, a lguns telegramas, a segao "Eu sei t u d o . . . " , os versos 
satiricos de Gavroche (Velho Sobrinho), sob o titulo "De 
canto chorado", e sobretudo a cronica "Pessoas & Coisas", 
de B . L. (Bezerra Leite) (1), que escreveu inicialmente: 

"Esta coluna sera ocupada, diariamente, por todas as 
pessoas e todas as coisas que Ihe chegarem para assunto, 
vivendo, quanto Ihe seja possivel, a simples e sadia vida do 
campo, com todas as suas belezas e costumes, assim como 
a vida afanosa da cidade, com o seu bulicio, a sua grandeza, 
sua elegancia, suas virtudes, sua hipocrisia, seus vicios e seus 
defeitos socials". 

"Enfim — concluiu — se esta segao precisasse de ter um 
programa, o seu programa seria o de se ocupar, todos os dias, 
de pessoas e coisas de Pernambuco, do Brasil, do mundo 
inte i ro" . 

"Pintando o . . . S e t " , n u m desenho que ocupava todo o 
alto da quar t a pagina, era o titulo do noticiario social, pre-
cedido de cronicas ligeiras, com diferentes assinaturas, inclu
sive a de Celio Meira, o qual, apos os primeiros meses, entrou 
para o corpo redacional. Em meio a segao vinha tambem, 
a principle, um soneto-perfil sob o titulo "Anoes e Gigan-
tes", por Gulliver, depois Pigmeu, secao logo mais substi-
tuida por " J o i a s . . . de imitagao", de Sloper & Cia. 

Outras segoes fixas: "Modas e . . . Modos", iniciada por 
V. S. e continuada por Coline; "No Campo"; "O Bicho" 
(resultado do jogo do bicho); "Do Muque" (desportivas); 
"Prosa e Verso"; "Arte e . . . Manhas" (charadas) , etc. 

Entre os raros colaboradores contava-se Eustaquio Pe-
reira (Faneca) , que divulgou em folhetim, a part ir de 26 de 
junho, sua novela "A filha do general Godinho" e manteve, 
tempos depois, a cronica esporadica "Enquanto acabo o meu 
cha ru to" . "Medicas" foi uma segao de consultas a cargo do 
dr. Luis de Gois, e "Notas agudas", desde 17 de setembro, era 
consti tuida de prosa e verso. 

Publicado, normalmente, com quatro paginas, a edigao 
de 18 de outubro saiu com oito, em homenagem ao segundo 
aniversario da gestao do Governador Sergio Loreto, exibin-

(1) Observe-se que a segao referida procedeu do diario A Rua, pagi
nas atrSs estudado. 
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do, na primeira, expressiva alegoria de Mario Tulio, gravagao 
de R. Obdom, com figuras simbolicas do Comercio e da 
Industr ia , que seguravam um facho de luz sobre o re t ra to 
do chefe do Executivo. Cliches, no texto, dos mais altos 
colaboradores do governo es tadual . 

Dada a edigao de 23 de dezembro, ficou suspensa a cir-
culagao, para reparos nas oficinas. so reaparecendo o jornal 
a 8 de Janeiro de 1925. E, no dia 20, Velho Sobrinho embar-
cava para o sul do pais . Como noticiarista, foi admitido 
Democrito da Silveira. Novos colaboradores: Rui do Rego 
Barros, Asdrubal Vilarim, Jona tas Serrano e Pedro de Ho-
landa . 

Em data de 17 de junho solenizou o Diario da Noite o 
primeiro aniversario n u m a edicao comum, em papel roseo, 
escrevendo, a proposito, B . L . , nas "Pessoas & Coisas": "Se 
o grande publico pudesse adivinhar o sacrificio ingente des-
sa travessia terrivel e gloriosa duran te os 365 dias que vimos 
de veneer, ficaria com certeza convencidissimo de que fazer 
um jornal e obra, nesta terra, que somente pode ser execu-
tada por loucos ou por bravos, porque, para isso, exige-se 
mais bravura e mais loucura do que carece de ter um sol-
dado em pleno campo de ba ta lha" . 

Joao Pugliesi, n u m a cronica de saudacao a data, frisou, 
depois de outras consideracoes: "Num meio hostil a impren-
sa como o e o Recife, o fato assume proporgoes de vulto. 
Escandaliza a t e . Sustentar u m jornal duran te 365 dias, 
sem chantagem, sem processes indecorosos e sem o auxilio 
do grande publico, pois este, na sua maioria, nao le, nem 
mesmo sabe ler, e ja a lguma coisa digna de registo especial". 

Desde a saida de Velho Sobrinho, o vespertine deixou 
de ter aquela leveza de que falava o seu programa. Tornou-
se monotono e pesado, com quase tres paginas de amincios, 
segoes suprimidas, so reduzido ao artigo "de fundo", a lgum 
noticiario e, ja n a fase final, a cronica diaria de F . B . , "No-
vidades"; "Tiras", serie de artigos de Luis Fernando, e "Pin-
gos", versos humoristicos de Lulu. 

A vida do Diario da Noite nao foi alem da edigao de 23 
de dezembro de 1925 (Bib. Pub. Est. e Bib. Fac. Dir. - UFFe.). 

1925 

CORREIO-JORNAL — Vespertino das 15 horas, formate 
grande, de seis colunas, teve seu primeiro numero dado k 
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luz no dia 27 de agosto de 1925, confeccionado em oficina 
propria (1), situada a Travessa Matias de Albuquerque n° 
66. Diregao e propriedade de Luis A. de Franga Ferreira; 
diretores — Oscar Melo e Joaquim de Oliveira; gerente — 
Augusto Vanderlei. 

Adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano — 36$000; 
semestre — 20$000. Numero avulso — 100 reis. Nao tinha, 
pelo menos a principio, vendagem de rua, a notar pela se
guinte publicagao: "O Correio e vendido no seu escritorio 
mercantil, na Agencia Moura (rua da Imperatriz) e na Ta-
bacaria Rodrigues (rua do Cabuga)" . 

Com quatro paginas, o cabegalho salientava-se em t inta 
encarnada, o mesmo acontecendo a alguns aniincios, proces-
so adotado ate 6 de setembro. 

Apresentando-se sem programa definido, escreveu a re-
dagao, sob o titulo "Cumprindo o protocolo": "Quanto a pro
gramas, nao OS temos. Os programas jornalisticos, nos dias 
atuais da republica, estao tao desacreditados quanto as pla-
taformas governamentais. 

"Por que? Porque os jornalistas, em regra, oscilam ao 
sabor dos acontecimentos. Sao estes que os conduzem, sao 
estes que Ihes formam a ambiencia. O que parece, por vezes, 
uma questao de orientagao nao e mais que a contingencia 
dos fatos que inclinam as opinioes as melhores intenciona-
das. 

"Nao pode, entretanto, o jornal, tornado no sentido 
exato de orgao da Imprensa — e este e o que nos propomos 
revestir — delxar de ser politico. O partidarismo e que 
nao esta nos nossos propositos. Mesmo porque, conquanto 
parega paradoxal, quando a terapeutica que se vem preco-
nizando para os males da republica e exatamente a criacao 
de partidos com principios definidos, a decadencia do regime 
e originariamente fruto dos partidos ou correntes politicas 
do Brasil. 

"fi verdade, alias, que elas nao tem principios. Mas o 
que e mister e cria-los e com eles formar para o povo uma 
escola civica. O jornal que orienta pode ser um grande fator 
dessa genese. 

"Seja-nos licito, porem, manter a independencia para 
a critica e para o aplauso aos atos do poder publico. Que a 
defesa dos legitimos interesses e direitos do povo em geral 

(1) A empresa adquiriu o mater ia l tipogrSfico em que t inham sido 
impresses o Correio do Norte e o Correio da Tarde. 
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e o nosso lema, fazendo a analise e o despretensioso doutri-
namento da boa moral social e da salutar moral republicana". 

Inseria materia variada, entre artigos, sueltos e noticias, 
dando aos desportos o titulo: "O Correio ao ar livre"; reu-
nindo "Da Sociedade e da Religiao" e colocando n a quar ta 
pagina "As ult imas novidades". Secoes de vida mais ou me-
nos efemera: "Pontos nos ii", de Celio Meira; "Etc.", versos 
satiricos de Musael (Samuel Campelo); "Modos de pensar", 
artigos de M; "Notas de ar te" , de Aurelio Bandeira; "De 
tudo", por Sebastiao Pinto Ribeiro; "Retalhos", de Stenio 
de Sa, e "Recreio da Petizada" aos sabados, de Eustorgio 
Vanderlei. 

A comegar de Janeiro de 1926 liam-se cronicas avulsas 
de R. Danilo (Arlindo Moreira Dias); "Notas diarias" de S. 
L.; "Pingos e Pinguinhos", versos ligeiros de Policarpo, de-
pois substituida por "Berliques e Berloques", de Salustiano. 

No dia 18 de fevereiro deixou Joaquim de Oliveira seu 
lugar na diregao, continuando a fornecer, todavia, artigos 
assinados, nos quais usava o pseudonimo J . Castelar. Entre 
OS raros colaboradores, salientavam-se Romualdo Pimentel 
e Carlos Passos. Em junho criou-se uma Coluna Espirita, a 
cargo de Djalma Trindade, que logo a abandonou. Iniciou 
Cristiano Cordeiro, no dia 15, a divulgagao do trabalho "A 
margem de uma polemica", no qual, respondendo a criticas 
de Joaquim Pimenta, definiu, exaustivamente, a at i tude do 
Partido Comunista em 1922, quando do problema da suces-
sao governamental do Estado, e como partido politico da 
classe operaria, seu programa, tatica e organizagao. 

No mes seguinte, o Correio-Jornal ofertava premios dia-
rios aos leitores, constantes de um par de sapatos, mediants 
a divulgacao de numeros ao lado do cabegalho, contanto que 
o da loteria correspondesse ao do jornal em mao do leitor. 
Varios calcados foram, realmente, entregues, publicando cli
ches dos felizardos. 

O primeiro aniversario foi solenizado •— 27 de agosto de 
1926 — com edigao de 16 paginas, impressas ora uma, ora 
outra, em azul, lirio, encarnado, preto e verde, vendo-se na 
primeira, ao centro, a bandeira brasileira nas cores proprias. 
Longo editorial alusivo, servindo de fundo de pagina, assim 
concluiu: 

"Assim vencemos a primeira etapa, que e esse ano de-
corrido. Assim queremos continuar (referia-se a neutrali-
dade politica que vinha mantendo) a nossa existencia. Que 
nos guie em a nossa trajetoria esse "auri-verde pendao da 
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minha terra, que a brisa do Brasil beija e balanga" — sagra-
do pavilhao de nossa Patria Amada, simbolo sacrossanto da 
Santa Cruz e da Republica, que Deus proteja e o civismo dos 
nossos estadistas guie a porto seguro dos seus destinos". 

Escreveram, especialmente, para a edigao: Otavio de 
Freitas, Manuel Arao, Gilberto Fraga Rocha, Samuel Falcao, 
Monteiro de Melo, Agripino da Silva, Gaspar Drumond Filho, 
Durval Cesar, A. Figueiredo Pimentel e outros, sendo a data 
comemorada com festividades, inclusive a distribuigao de 
premios aos gazeteiros. 

O corpo redacional estava, entao, assim constituido: So-
tero de Sousa, chefe da reportagem; Eustaquio Duarte, no-
ticiarista; Cleofas Nilo de Oliveira, chefe da segao desporti-
va, da qual Chaves Martins era auxiliar; Almeida Pernam-
bucano, chefe da revisao. O escritorio t inha como chefe Ro-
drigues Viana e Oto Botelho como auxiliar. 

O Correio-Jornal alcangou grandes tiragens em face da 
divulgagao especializada do noticiario sobre o movimento 
subversivo que abalava o pais. Assim e que iniciou, a 4 de 
setembro, a narrativa circunstanciada d' "A coluna Prestes 
atraves do Brasil", e a 16 o livro do tenente Joao Cabanas 
"A Coluna da Mortc". Depois: "A revolugao no Sul", "Na 
ilha da Trindade", efec. 

L";- 1927, a 21 de Janeiro, foi o gerente substituido por 
Guedes I i lho, o qual, por sua vez, deixou o cargo a 23 de 
abril. 

A par de raros artigos de Anisio Galvao e dos assiduos 
de Antonio Dias, a folha inseriu, aos sabados, a partir de 
28 de Janeiro ate fins de fevereiro, a interessante charge 
"Correio dos fatos e fitas", em rodape da primeira pagina. 
Passou a ocupar bom espago o concurso "A eleita dos ope-
rarios". A 10 de margo comegava a segao "De leve", quadras 
humoristicas de J . das Neves. Foi aberta, no escritorio, subs-
crigao em favor dos revolucionarios da Coluna Prestes, ja 
internados na Bolivia. 

A edigao de 1 de maio saiu em tipo tabloide, reunindo 
16 paginas de papel almago, homenageando a "eleita" dos 
operarios: Georgina Freitas, cujo cliche, e mais os das da-
mas de honra, enchiam a primeira pagina. Uma segao de 
Grafologia foi iniciada no mes em referenda, assinada por 
G. D. 

Estava-se na epoca do Jahii, o famoso aviao de Joao 
Ribeiro de Barros, cuja viagem, cheia de tropegos, vinha 
preocupando a imprensa. Sua chegada ao Recife, sempre 
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adiada, marcou-se, definitivamente, para o domingo 22 de 
maio, o que fez o Correio-Jornal dar uma edigao extraordi-
naria — "Nossa homenagem aos destemidos tr ipulantes do 
J a h u " — com artigo alusivo e cliches na primeira pagina, 
sendo as legendas em versos decassilabos de Oscar Bran-
dao. Todavia, o aviao nao chegou (retido em Natal) , senao 
a 6 de junho, quando o jornal, sem ter deixado de comentar, 
cada dia, a ansiedade da espera, noticiou os preparatives 
da recepgao, inserindo cliches e legendas, a par de abundante 
messe de informes, continuada nos dias seguintes, materia 
que esteve a cargo do novo redator Luiz do Nascimento. 

Dispondo de pouco espago redacional — menos de duas 
paginas, — eram pouco comuns os artigos de colaboradores, 
a ressaltar algum de Joao Barreto de Meneses, de Angelo 
Cibela ou Fernando Maximo, e as "Cartas da Bahia", de 
P . A. de Alcantara. A 18 de junho assumiu a gerencia A. 
Melo. 

Em prosseguimento ao programa de atrair leitores com 
medidas democraticas, a diregao adotou a seguinte e curio-
sissima iniciativa: 

"Toda e qualquer pessoa que, lastimavelmente, for viti-
ma de um acidente na via publica, sendo encontrad'^ . .n seu 
poder um exemplar do Correio-Jornal, numero do dia, sera 
assistida gratui tamente de servigos medicos, compreendidos 
tambem os remedios precisos. Em caso de morte, a sua 
familia, suficientemente provado como tal, recebera a impor-
tancia de 150^000 para o funeral". Para isso foi organizado 
um corpo medico, sob a orientagao do dr. Geraldo de An-
drade. Seguiu-se a publicagao de cupoes para sorteio de uma 
casa entre os leitores. 

Edigao de oito paginas homenageou, a 13 de agosto, os 
herois Portugueses da aviagao Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral. Ocorriam artigos de Oscar Brandao, Antonio Dias e 
D. Casmurro (pseudonimo de Cleofas de Oliveira) . Apare-
ceu uma coluna charadistica, sob a responsabilidade de Elmo 
Saul (pseudonimo do dentista Samuel Ponce de Leon) . E, 
no dia 20, comegou a publicar-se o romance de costumes lo
cals "O crime do garoto", assinado por Jean Joachin (Joa-
quim de Oliveira), divulgagao que nao chegou a terminar, 
ficando no 89° folhetim (2) . 

Ocorreram, nesse ano, duas edigoes de doze paginas: a 

(2) Pos ter iormente , "O cr ime do garo to" foi enfeixado em livro. 
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27 de agosto, data do segundo aniversario, e a 24 de dezem-
bro, dedicada ao Natal, contendo trabalhos assinados por 
Brito Macedo, Esdras Farias, Stenio de Sa, Fausto Rabelo, 
Armando Maia, Jose Alfredo, Albino Buarque e Agnus, que 
vinha escrevendo excelentes artigos, ao centro da primeira 
pagina, sobre os assuntos mais palpitantes do momento. 

A 22 de Janeiro de 1928, deixou a gerencia A. Melo, 
ficando o jornal suspenso. Reapareceu a 11 (ou 13) de feve-
reiro (3), em nova fase, figurando Luis de Franga na quali-
dade de diretor-gerente. Os redatores Manuel Amaral e 
Cleofas de Oliveira procuraram dar melhor feigao ao deca-
dente diario, divulgando materia selecionada, sem conseguir 
exito. 

Mais alguns dias e findou-se-lhe a existencia uma vez 
divulgada a edigao de 27 de fevereiro. 

Entre os redatores do Correio-Jornal, salientou-se, por 
algum tempo, o poeta Manuel Monteiro. Serviram como 
reporteres Francisco Floro de Albuquerque Leal e Augusto 
Fernandes Viana, tendo sido revisores Edgar Neto, na che-
fia, Cicero Barbosa da Silva e Severino Pereira de Sousa 
(Bib. Piib. Es t . ) • 

1926 

O NORTE DO BRASIL — Matutino Informador e Poli
tico, Livre de Compromissos Partidarios — Formato grande, 
de oito colunas, apareceu no dia 15 de novembro de 1926, 
sob a diregao e propriedade de Baltazar de Mendonga, tendo 
como redator-secretario Fernando A. de Mendonga e geren-
te Jose Maria de Carvalho Veras. Redagao, escritorio e ofi-
cina a praga Joaquim Nabuco n.° 167. 

Tabela de assinaturas: ano — 35$000; semestre — 
20$000; tr imestre — 10$000. Para o estrangeiro: ano — 
60$000. Numero avulso — 100 reis. 

Lia-se no artigo-programa: "Afirmando que so almeja 
servir as causas superiores, que agi tam e apaixonam a alma 
das nacionalidades conscientes de seus deveres civicos, poli-
ticos, morals, socials e humanitarios, ele confia, apenas, no 
Imparcial veredictum de seu unico julgador — o publico. 

"Acompanhem-no, pois, na sua trajetoria. Se mentir 

(3) Acha-se desfalcada de alguns numeros a colegao manuseada. 
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ao que promete e ao que se obriga — detestem-no; exco-
munguem-no. Se cumprir a palavra empenhada, aplaudam-
no; amparem-no". 

O primeiro nurnero saiu com oito paginas, continuando 
com quatro . A principio reduzido o servigo telegrafico, am-
pliou-o logo, de modo a ocupar-lhe quase toda a primeira 
pagina, com despachos procedentes do pais e do exterior. 

Jornal moderno, de lisonjeiro aspecto material (1), loca-
lizou na terceira pagina, coluna dupla, ao centro, o artigo 
diario, em tipo corpo 12, negrito, assinado pelo diretor, que 
jamais deixou de escreve-lo. Outros artigos eram publicados, 
esporadicamente, da autoria de Cristiano Cordeiro, Jarbas 
Peixoto, Nehemias Gueiros, Raul Azedo, L. C. Cardoso Ai
res, Monteiro de Melo, Gentil Amado (pseudonimo de Esdras 
Farias) , Racine Guimaraes, Severo Portela, Manuel Gon-
din, M. Ribeiro, Fernando Mendonga e Alves Pedrosa, a par 
de sueltos e do noticiario geral, variado, mas com economia 
de espago, uma vez que duas paginas eram dedicadas a 
anuncios. 

"A Vida Portuguesa" foi, a principio, uma segao dirigi-
da por Artur Alves Barbosa. "A Sociedade" abrigava, as 
vezes, abrindo o noticiario, versos de Pindaro Barreto, Jose 
Pinho e Marques Junior, este ultimo um dos auxiliares da 
redagao. Aureliano Dias era o responsavel pela segao car-
navalesca, usando o pseudonimo Cravo das Meninas; e Sagi-
tario assinava a segao de versos satiricos "As seteiras". Ter-
minou o ano o n.° 39, de 31 dezembro, prosseguindo a publi-
cagao em 1927. 

A 6 de abril, O Norte do Brasil diminuiu de estatura, 
adotando seis colunas, mas saindo com oito paginas. Au-
mentou a tabela de assinaturas: ano — 40$000; semestre 
— 22S000; trimestre — 12S000, subindo o prego do exem
plar para 2C0 reis. Melhorou um pouco o noticiario, colo-
cando na ultima pagina o titulo geral: "O jornal do reporter". 

Nao deu certo, entretanto, a inovagao e, no dia 28, foi 
novamente alterado o formato do matut ino, que passou ao 
regime de sete colunas, quatro paginas e mais um pouco de 
altura, voltando a ser vendido a 100 reis o exemplar. 

Finalmente, a situagao financeira nao era favoravel e o 

(1) Comentando o aparecimcnto d'O Norte do Brasil, escreveu, no 
dia seguinte, o Correjo-Jornal: " . . . o novo confrade auspicia-se um gran-
de sucesso em nossas rodas jornalisticas, por vir quobrar o provincinlismo 
de formas do periodismo da terra, com distribuicao artistica de suas ma
larias editorials e criterio de confecgao". 
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jornal de Baltazar de Mendonga divulgou sua ultima edigao, 
de n.o 147, a 13 de maio de 1927 (Bib. Pub. Est .) . 

1927 

DIARIO DA MANHA — Surgiu no dia 16 de abril de 
1927, com 24 paginas, formate grande e excelente aspecto 
material (1) . Propriedade da firma Lima Cavalcanti & Cia., 
dispunha de moderna oficina grafica, instalada a rua do Im-
perador n.° 227, sendo impresso em maquina Duplex n.^ 4. 
Redator-chefe — Jose de Sa; redator-secretario — Cristiano 
Cordeiro; redatores principals — Esmaragdo de Freitas, Ra
cine Guimaraes e Domicio Rangel; redator-correspondente 
no Rio de Janeiro — Osorio Borba; gerente — Antonio Lu-
machi do Monte. Tabela de assinaturas: ano — 48S000; se-
mestre — 25S000. Niimero avulso — 200 reis. Lia-se ao lado 
do titulo: "Quando nao se procura corrigir os pequenos de-
feitos, resvala-se, pouco a pouco, para os maiores" (da "Imi-
tagao de Jesus Cristo"). O quadro continuou, apresentando, 
cada dia, pensamento novo, de autor celebre. 

A diregao geral coube a Carlos de Lima Cavalcanti, que 
a,ssinou a seguinte apresentacao inserida na 1.^ pagina, sob 
o titulo "O Diario da Manha e uma iniciativa pernambucana 
e uma tribuna brasileira. Entregamo-la ao povo": 

"Com a fundagao do Diario da Manha, vejo realizado 
um sonho antigo, o mais ardente dos meus sonhos. Confiei 
para isso no tempo. Em quase meia existencia, ano a ano, 
dia a dia, por assim dizer minuto a minuto, guardei, dentro 
da alma, como coisa sagrada, esse ideal que tenho a alegria 
enorme de concretizar atraves o aparecimento desta folha. 
file representa, pois, a vitoria de um esforgo continuo, apai-
xonado e desprendido, a que nao terei mais o direito de re-
cusar a menor das minhas energias ou o maior dos meus 
sacrificios. E juro que nao trilharei outro caminho, sejam 

(1) Joao Monteiro, que assinava a eronica diaria "Kodak", n'A Noite, 
do Recife, achou "impossivel que houvosse em Pernambuco o paginador 
que fez o primeiro numero do Diario da Manha, frisando: "Alem da 
feigao material, ha gosto em tudo, ate nos titulos das segoes, que sao 
f elicissimos". 

Dois dias depois, salientava A Provincia que o novo orgao tinha "a 
feitura d'A Manha, do Rio, no carater dos tipos, na distribuiQao das mat6-
rias e nos sueltos". 
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quais forem as hostilidades que se opuserem a serena e in-
trepida existencia desta folha. 

"O Diario da Manha e propriedade da firma Lima Caval-
canti & Cia., a que pertencemos eu e meus irmaos Artur de 
Siqueira Cavalcanti, Caio de Lima Cavalcanti, Rui de Lima 
Cavalcanti e Fernando de Lima Cavalcanti . Orgulho-me, 
e nao sei como ocultar o meu desvanecimento, da confianga 
e cstima que Ihes merego, por me outorgarem poderes ple-
nissimos de diregao do jornal . Os vinculos que nos uniram, 
sempre, invariavelmente, pela voz do sangue, pelos impulses 
do coragao e pelas vibragoes da inteligencia, jamais se es-
t re i taram tanto como agora, quando assumimos o compro-
misso de servir a mesma causa . 

"Trazemos para aqui um programa que definiremos em 
poucas palavras. Queremos ser justos e verdadeiros. Dentro 
desta formula alta, clara e nitida de agao jornalistica, com-
bateremos pelos interesses da coletividade, tendo em vista 
concorrer, do melhor modo possivel, para a educagao fisica 
do povo e o prestigio moral do Estado. O engrandecimento 
da nacionalidade, sem preocupagoes restri tas de regionalis-
mio, eis ai, em sintese, o nosso grande anelo de imprensa 
livre, nascida no ambiente das sadias agitagoes democrati-
cas que empolgam, neste momento, o espirito brasileiro. 

"Entregamo-lo ao povo, para vencermos com os seus 
anseios de justiga e de verdade. Nao aspiramos outra com-
panhia e outro t r iunfo". 

Saudando o aparecimento da folha, o lider politico 
gaucho Assis Brasil enviou longa mensagem telegrafica, 
publicada em tipo corpo 16, negrito, em duas colunas, n a 
primeira pagina, a destacar o topico: 

"Da imprensa par t i ram os primeiros gritos de a la rma 
pela urgencia da remodelagao nacional . Sem a sua doutri-
nagao nunca ter iam soado os primeiros estampidos das cara-
binas libertadoras, cujos saudaveis efeitos sao mais eficazes 
depois que elas emudecem. Estamos em u m a dessas passa-
gens historicas! A suspensao do fogo convida povo e governo 
a reflexao e a agao prudente para evitar a renovagao da 
crise sangrenta . O Brasil civilizado e pacifico, levado ao 
extremo da revolugao pela insolencia insensivel dos usur-
padores da sua soberania, continua a ver na imprensa a 
bussola do seu roteiro e o iman poderoso de atragao afetiva 
e racional entre os vastos elementos da sua es t ru tura colos
sal, que OS barbaros despotas estao sempre a t en ta r dis-
persar" . 
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Na terceira pagina vinha outra apresentagao, constante 
dd art igo redacional "Bom dia", em tipo corpo 12, negrito, 
t i tulo em qua t ro colunas, onde se lia: "O programa do 
Diario da Manha sera u m a renovagao permanente de t raba-
Iho, visando ideias de justiga, a servigo de interesses e aspi-
ragoes generosas. O t rabalho de todos os dias, sem t regua 
e sem esmorecimento, sejam quais forem as vicissitudes da 
Jornada, os revezes e as desilusoes do campo de atividade em 
que se proj e ta o esforgo do jornalismo de opiniao indepen-
dente e bemfazeja. O t rabalho de inteligencias mogas e des-
prendidas, identificadas pelos mesmos sonhos, vendo as rea-
lidades do momento brasileiro pelo mesmo prisma de con-
fianga nas suas energias inexauriveis e de fe no seu futuro 
esplendoroso". E concluiu, apos longas consideragoes: 

"Leitores do Diario da Manha, tranquilizai-vos! O egois-
mo nao tera guarida nesta casa. Em n e n h u m a hipotese, em 
n e n h u m a emergencia, por n e n h u m a vantagem e por ne
n h u m a fascinagao sacrificaremos o nosso programa de t ra
balho intense e abnegado, em prol da nossa patr ia e do nos
so povo. Estas colunas sao vossas. Queremos fortalece-las 
com o prestigio de vossa confianga. Que jamais nos faltem 
o calor e a honra das vossas pa lmas . Amigos do Diario da 
Manha, para comegar, bom dia!" 

Ainda na terceira pagina, quase toda dedicada a mani-
festagao do pensamento da diregao do jornal, iniciava-se a 
segao "Pros e Contras": "O enunciado destas duas palavras 
define, em sintese, um programa. Elas indicam o espirito 
amplamente liberal destas colunas, abertas ao louvor, como 
a censura, sempre que os interesses coletivos reclamarem a 
nossa opiniao de imprensa independente . Abordando, em 
notas incisivas, todos os assuntos, daremos aos leitores do 
Diario da Manha u m resumo comentado do que a vida, de 
sol a sol, oferece a nossa inteligencia e a nossa curiosidade". 

Da primeira a u l t ima pagina, o jornal mostrou-se reple-
to de mater ia variada: artigo e car icatura (por Guevara) 
de Mauricio de Lacerda, na primeira pagina; outro de Vicen
te Licinio Cardoso, abrindo a terceira, em cuja u l t ima colu-
n a se estabeleceu a segao "Dente de Coelho", cronica sati-
rico-humoristica de Panurge, tendo ao pe o "Chumbo Fino", 
epigrama de Nenrod (2), ambos pseudonimos de Esmaragdo 

(2) A assinatura de Nenrod tornou-se comum ao desembargador 
Luis Salazar, autor de excelentes quadras. 
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de Freitas. A "Feira das Vaidades" encimava o noticiario 
social Outras secoes: "A Policia por dentro e por fora", 
"Vida Proletaria", "Coluna Israelita", "Comercio" e "No 
Mar", alem de reportagens e noticiario geral. 

O segundo caderno constou de l i teratura e anuncios em 
profusao, tambem distribuidos pelo terceiro, a par de pagi-
nas de "Modas" e "Cinema", bastante ilustradas, a segunda 
das quais a cargo de Racine Guimaraes . 

Passou a folha a circular normalmente, com oito pagi-
nas nos dias uteis e 16 aos domingos, em dois cadernos. Cada 
primeira pagina mostrava feicao nova, diagramada, espe-
cialmente, pelo tecnico argentine Andres Guevara, contra-
tado, ao mesmo tempo, para desenhar charges e caricaturas. 

A empresa firmou contrato de colaboragao com grandes 
nomes das letras nacionais ou regionais, a saber: Gastao 
Cruls, Gilberto Amado, Barbosa Lima Sobrinho, Pedro Mota 
Lima, Agripino Grieco, Luis Cedro, Paulo Guedes, padre 
Batista Cabral, Raul Azedo, Joaquim Pimenta, Edgar Teixei-
ra Leite, Joao Barreto de Meneses, Eduardo de Morals, Au-
rino Duarte, etc. 

Logo nos primeiros numeros, entrou a a tacar a admi-
nistracao estadual e o governo federal. Inseriu capitulos 
do livro inedito de Juarez Tavora "Ideias Revolucionarias" 
e promoveu plebiscite para a indicacao dos nomes que deve-
riam compor a diretoria do Partido Social Democratico, alem 
de uma enquete a respeito. Abriu eolunas para angariar 
auxilio destinado aos brasileiros da Coluna Prestes exilados 
na Bolivia. Para o mesmo fim, anunciou a venda do livro 
"Historia de uma covardia", de Carlos de Lima, sobre o qua-
trienio Artur Bernardes na Presidencia da Repiiblica, e de 
livros de Mauricio de Lacerda. 

Abriu a primeira pagina da edicao de 28 de abril um 
artigo-manchete de Carlos de Lima,^sob o titulo "A trinca 
celerada", referindo-se a Sergio Loreto, Amauri e Bianor de 
Medeiros, elementos de projecao, os dois ultimos, do gover
no do primeiro, cuja gestae terminara. Dizia-se o diretor do 
Diario da Manha vitima de usurpacao de manda te de depu-
tado federal, ao qual se candidatara, pelo segundo distrito, 
em cempeticao com o ex-gevernador. No centre da pagina, 
uma caricatura de seis eolunas, assinada por Caio de Lima 
Cavalcanti, apresentava Sergio Loreto em meie corpe, t ra-
jado de cangaceire. Nas eolunas laterals e abaixo, lengo 
telegrama contendo treches de discurso em que Mauricio 
de Lacerda contestou o diploma do "usurpador" . 
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Forgas de cavalaria e infantaria da Pollcia foram osten-
sivamente colocadas, a 28 de maio, na calcada do edificio do 
Diario da Manha, por motivo de uma passeata academica 
"de desagravo ao reconhecimento de Artur Bernardes" como 
senador, quando houve choques entre estudantes e policiais. 
Dois dias apos, quando da passagem do ex-presidente pelo 
Recife, onde recebeu homenagens, havendo passeata pelas 
ruas principals, intensificou-se o policiamento as portas do 
jornal, sendo revistados todos os redatores e demais pessoas 
que entrassem ou saissem. 

Atingia o auge a campanha de descredito, desfechada 
nas colunas da folha, contra o senador eleito. Na primeira 
pagina da edigao do dia 31, sob o titulo "Sou eu o autor de 
tudo isso", apareceu uma charge (autoria, tambem, de Caio 
de Lima) , mostrando Artur Bernardes feito camondongo, 
tendo na cauda a palavra "Bage", a t ras de uma cruz rodea-
da de caveiras, com a seguinte legenda: "1922—Trindade — 
Clevelandia—1926". Fotografias ilustrativas espalhavam-se 
dentro da pagina, em cujas duas ult imas colunas vinha a 
epigrafe: "O balango do governo Bernardes". O ativo mos-
t rava uma coluna toda em branco, ao passo que o passivo 
trazia longa descrigao de fatos desabonadores. Em baixo, a 
soma: "Miserias e crimes". 

Redatores eram convidados a comparecer a Chefatura 
de Pollcia, entre eles o secretario Cristiano Cordeiro, em con-
sequencia da campanha contra Bernardes, chamado "Seu 
Me, o reprobo", "o homem que ninguem nunca viu", "o cele-
rado" e quejandos epitetos. A secao "Pros e Contras" nao 
deixava de, vez por outra, desferir tundas contra elementos 
de projegao do governo estadual anterior, sobretudo o juiz 
Sergio Loreto, que era "o gorila"; Sergio Loreto Filho, "o 
ra to"; Amauri de Medeiros e outros. Ocorriam extensas 
reportagens acerca da marcha da Coluna Prestes e do exilio 
dos revolucionarios brasileiros. 

A edigao de 16 de julho, contendo 16 paginas, em dois 
cadernos, foi dedicada aos dois 5 de julho (1922-1924), inse-
rindo longo editorial sobre a necessidade da anistia; pala-
vras de Assis Brasil e de outros lideres politico-revoluciona-
rios; enorme espaco dedicado ao "cavaleiro da esperanga" 
Luis Carlos Prestes; imensos cliches, inclusive dos "18 de 
Copacabana", e uma pagina inteira com o artigo de Juarez 
Tavora: "Pela liberdade de representagao". 

Os suplementos dominicais saiam fartos de boa mate
ria: paginas de Literatura, Artes, Cinema e Automobilismo, 
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na primeira das quais assinavam trabalhos, em prosa ou 
verso, entre outros, Olegario Mariano, Napoleao de Albu
querque, Ernani de Iraja, Cleto Campelo, Maciel Filho, Re-
na to de Alencar, Da Costa Aguiar, padre Alvaro Negromon-
te, Jarbas Peixoto, Domicio Rangel, Agripino da Silva e 
Lula (Luis) Cardoso Aires, autor de poemas por ele proprio 
i lustrados. 

Nas edigoes comuns havia um "Consultorio Medico", a 
cargo do dr. Jorge Lobo, e "A luz da Grafologia", segao de 
grande efeito, por Gil Vaz, que nao era outro senao o enge-
nheiro Lauro Borba, t ambem signatario de art igos da ter-
ceira pdgina. Liam-se reportagens sensacionais; fogosos dis-
cursos politicos, sobretudo de Mauricio de Lacerda; artigos 
de Joao Baireto de Meneses, Joaquim Pimenta , Jose de Sa, 
Apolonio Sales, Luis da Camara Cascudo, Danton Jobim, 
Silo Meireles, Esmaragdo de Fre i tas . . . 

Iniciou, no mes de setembro, aspera c a m p a n h a contra 
o orgamento estadual, chamando-o "o Monst ro" . Na edigao 
do dia 7, a par de expressiva alegoria de Chambelland, alu-
siva a Independencia, inseriu longo manifesto sobre a fun-
dagao do Part ido Social Democratico em Pernambuco, ilus-
t rado com fotografias dos respectivos signatarios, inclusive 
Dantas Barreto e Alexandre Jose Barbosa Lima, ao que se 
seguiu forte polemica, de fundo politico, com A Provincia. 

Depois de a lguns artigos sobre "os sete pernambucanos 
da Academia Brasileira de Letras", Agripino Grieco divul-
gou outra serie, a part i r de 11 de setembro, sob a epigrafe 
"Os quaren ta canastroes do Petit Trianon", de grande re-
percussao nos meios intelectuais, devido as irreverencias do 
au to r . 

Em determinados dias, estampava expressivos rodapes 
de charges politicas, de Andres Guevara . Noutros, ocorriam 
cronicas i lustradas, igualmente politicas, de Osorio Borba, 
t ambem autor dos "Bilhetes da Avenida", de um palmo de 
coluna, e colaborador das duas primeiras colunas da 3^ 
pagina . Depois v inham as cronicas de Benjamin Costallat, 
ocupando rodape da 1^ pagina, i lustradas por J . Carlos, Di 
Cavalcanti ou Tarquinio . 

Na edigao de 15 de novembro viu-se, n a pagina de frente, 
magnifica alegoria de Chambelland, alusiva a Repiiblica, 
incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca a cavalo, em piano 
superior, sob o t i tulo: "Apesar dos pesares, tiremos-lhe o 
chap6u" . 

A par t i r de 1° de dezembro, grande espago foi ocupado 
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com o noticiario, comentarios e a repercussao telegrafica da 
agressao de que foi vitima o industrial Fernando de Lima 
Cavalcanti, um dos proprietaries da empresa, por parte do 
chefe de policia Eurico de Sousa Leao. A Provincia e seu 
diretor Diniz Perilo, que deram apoio ao agressor, foram ru-
demente atacados pelo Diario da Manha, que, na edicao do 
dia 12, deu ao artigo da terceira pagina o titulo "O sr. 
Eurico Chaves negou a prisao de Fernando de Lima Caval
canti", seguido de trinta centimetres de altura por duas co-
lunas de espago apenas pontilhado, para terminar com as 
palavras: "Nao tem comentarios". 

Novas seqoes eram criadas, como "A Semana Portu-
guesa", a cargo de Artur Alves Barbosa, e, aos domingos, a 
pagina "Vida Internacional", bastante ilustrada, incluindo 
correspondencia de varios paises. Mais uma expressiva ale-
goria do pintor Chambelland, ocupando pagina inteira, saiu 
na edicao de Natal, a par de magnifico soneto de Olavo 
Bilac. E passou a figurar o nome de Caio de Lima Caval
canti como diretor-substituto. 

1928 (1 de Janeiro) comecou proporcionando edigao de 
24 paginas (incluindo Folhinha de Porta), na primeira das 
quais novamente Chambelland assinava grande alegoria, 
com artigo redacional servindo de legenda. Apos cumpri-
mentar os leitores, assinantes e anunciantes, concluiu: 
"Vivendo do favor publico, existindo exclusivamente para 
defender os interesses e as aspiracoes do povo, o Diario da 
Manha sente-se feliz vendo o tempo liberta-lo das sete pra-
gas com que os maus governos deste generoso pais assina-
laram os seus erros administrativos e as suas prepotencias 
clamorosas". 

Logo no dia 3 (16 paginas), homenageava Luis Carlos 
Prestes, com fotogravuras, longos artigos e a manchete: 
"Como o cego pede a volta da luz, o Exercito pede a volta 
de Prestes. Gritamos a plenos pulmoes e ate que nos aten-
dam: Prestes! Prestes!! Prestes!!!" 

"Loura ou Morena" foi um concurso de grande exito, 
langado pela "Paramount", atraves do Suplemento Domini
cal, cuja pagina cinematografica era a mais bem organizada 
de entao, ostentando expressivos cliches. A 24 de Janeiro, em 
artistica primeira pagina, o matutino festejava as eleitas. 

A pagina de Literatura da edigao de 1 de abril foi intei-
ramente dedicada a memoria do escritor e diplomata Olivei-
ra Lima, a respeito de quem escreveram Gilberto Freyre, Ma
rio Melo e Joaquim de Arruda Falcao. Surgiam novos cola-



232 LUIZ DO NASCIMENTO 

boradores: Aurino Maciel, Gildo Leme, Gondin da Fonseca, 
Josias Carneiro Leao, Orris Barbosa, Silo Meireles e O. Maia, 
o das "Cartas de Paris" . 

Edigao de sessenta paginas — 16 de abril de 1928 — as-
sinalou a passagem do primeiro aniversario do vibrante ma-
tut ino. Dividida em dez cadernos, inseriu, na primeira pagi-
na, alegoria de Guevara e, num quadro, a esquerda, entre 
vinhetas, artigo de Carlos de Lima Cavalcanti, no qual afir-
mou que "as promessas foram cumpridas fielmente; se hou-
ve obstaculos no caminho do Diario da Manha, so serviram 
para retemperar as energias", concluindo: 

"Combatemos e combateremos, incessantemente, a poli-
tica profissional, a deshonestidade e a incompetencia admi-
nistrativas, a mentira eleitoral, as violencias policiais, o des-
respeito a vontade, aos direitos e as aspiragoes do povo. Com
batemos e combateremos os exploradores do poder publico 
que adquirem, escarnecendo do povo, as fortunas misterio-
sas em que se apoiam, como um permanente insulto a nagao, 
os cinicos e desabusados magnatas da republica. 

"Sejam quais forem as hostilidades que se antepuserem 
a existencia do Diario da Manha, prosseguiremos, impavida-
mente, dentro do nosso programa de reagao aos politiqueiros 
desonestos e aos despotas que metei'am o pais no bolso. Pode 
o povo confiar nas energias e na fe civica do nosso progra
ma. Continuaremos na defesa dos seus direitos e da sua 
liberdade". 

O editorial da terceira pagina ocupou-se, igualmente, do 
acontecimento, sob o titulo "Para a frente", assim conclu
indo: "Vencendo, hoje, a sua primeira Jornada, o Diario da 
Manha orgulha-se de pertencer ao povo e lutar pelo povo. 
Neste caminho prosseguiremos, possuidos da mesma fe e da 
mesma alegria com que soltamos o primeiro grito contra a 
canalha republicana". 

A grande edicao inseriu palavras de saudagao de Dantas 
Barreto, Alexandre Jose Barbosa Lima (focalizando Carlos 
Prestes), Agamenon Magalhaes, Otavio Tavares, Pedro Mota 
Lima e Leopoldino de Oliveira, e artigos assinados por Silvi-
no Otavio, Arruda Falcao, Barbosa Lima Sobrinho, Pedro 
Celso, Francisco Morato, Costa Rego, Jarbas Peixoto, Osorio 
Borba, Adolfo Bergamini, Agripino Grieco, Gastao Cruls, Au-
relio Domingues, Luis Cedro, Orris Barbosa, Ageu Magalhaes, 
Juarez Tavora, Olegario Mariano, Graga Aranha, Joao Bar
reto de Meneses, Raul Azedo, Jorge de Lima, Artur Coelho, 
Belmiro Valverde, Silo Meireles, Da Costa Aguiar, Jose Bru-
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ges de Oliveira, Alvaro Moreira, Josias Leao, Cecilia Meireles, 
Joao Vasconcelos, Agripino da Silva, Roberto Lira, Jaime 
D'Altavila, Gilberto Amado, Gildo Leme, Mario de Andrade, 
etc . Muito ilustrada, tambem, toda a edigao, que incluiu 
pagina inteira de charges de Guevara, intitulada "Bom e 
mau humor", as legendas em versos. Duas paginas foram 
dedicadas a assuntos cinematograficos e duas outras ocupa-
vam-se de Artes, a salientar longo artigo de Jose Campelo: 
"As artes em Pernambuco", fora as segoes costumeiras (3). 

Dois dias decorridos, o matut ino, em seu primeiro suel-
to, atacou, desabridamente, o Diario de Pernambuco, acusan-
do-o de haver insinuado "uma das mais terriveis perfidias 
que uma folha ja tera feito a outra colocada em campo con-
trario ao da especialidade das hipocrisias" (4) . Polemizaram 
OS dois grandes orgaos, um a defender e o outro a criticar a 
aaministragao estadual. Fortes ataques desferiu, igualmen-
te, o Diario da Manha contra O Paiz, do Rio de Janeiro, que 
divulgara uma serie de artigos em defesa do governador 
Estacio Coimbra. 

Esmaragdo de Freitas, que substituira Cristiano Cordei-
ro, meses atras, na secretaria da redagao, deixou o cargo a 
30 de maio de 1928, ausentando-se do Recife. Noticiando o 
fato, declarou o Diario da Manha que o lugar nao seria pre-
enchido, passando a exerce-lo, cumulativamente, o diretor 
Caio de Lima. Entretanto, pouco tempo depois Jarbas Pei-
xcjto tornava-se redator-secretario. 

Verificada a saida de Esmaragdo de Freitas, a coluna 
"Dente de Coelho" foi substituida, alguns dias, por "Nos, 
pelas costas", procedente do Rio de Janeiro, com a assina-
tiira Raul, vindo, a seguir, os "Postals Aereos", de Pangloss 
(])seud6nimo de Domicio Rangel), tambem de curta dura-
gao. O "Chumbo fino" continuou, esporadicamente, ora as-
sinado por FuzU, ora por Kaln, ate o ano seguinte. 

(3) A edigao de aniversario dedicou um suelto a personalidade do 
redator-chefe Jose de Sa, do qual vale destacar o topico: "Poucos profis-
sionais, no Brasil, dispoem, como ele, de uma vocagao tao assinalada e 
de uma personalidade tao completa para a imprensa. pela exuberancip e 
maleabilidade da sua produgao mental. A essas qualidades de inteligen-
cia, a que se alia uma bravura apaixonada per todas as causas em que 
se integram as reivindicagoes liberals, temos em Jose de Sa um empol-
gante panfletario dos nossos costumes politicos. onde as satirns e os par-
casmos nao excluem um raciocinio implacavel de logica e argumentagao". 

(4) Registando o transcurso do primeiro aniversario do Diario da 
Manha, disse o Diario de Pernambuco tratar-se de "uma interessante 
expressao da corrente revolucionaria nacional, de que o ilustre colega se 
fez aqui ardoroso paladino". 
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A data de 5 de julho de 1928, como sucedera no ano 
anterior, foi dedicada aos herois de 1922 e 1924, divulgando-se, 
ef.pecialmente, manifestos do General Izidoro Dias Lopes e 
d(j coronel Paulo de Oliveira. No fim do mes referido, gran-
de espago foi dedicado a chegada ao Recife de uma comitiva 
do Partido Democratico Nacional, chefiada por Assis Brasil. 
A 23 saia uma edicao extraordinaria sobre o acontecimento, 
que teve ampla repercussao. Eram os precursores da Alianga 
Liberal. Tiveram a mais completa cobertura todos os movi-
nientos da caravana civica, com seus ruidosos comicios, em 
que se pregava a necessidade de radical transformacao no 
estado de coisas reinante no pais, tudo documentado atraves 
de eficiente servico fotografico. 

Figurou em manchete o seguinte topico da conferencia 
pronunciada por Mauricio de Lacerda (5), no Teatro Santa 
Isabel, a 27 de junho, quando o orador se referiu ao Diario 
da Manha: "Esse orgao que e trincheira e e templo; trinchei-
ra quando se bate, templo quando acolhe os perseguidos; que 
e tabernaculo e sacrario; tabernaculo de crenca e sacrario 
da hostia libertadora; que e manto do foragido e cruz do 
revoltado; manto que cobre os vencidos e cruz que inspira 
aos rebelados a fe no Direito; sim, cruz, porque no sacrificio, 
que ela exprime, e que nasce a forga moral dos revoltados; 
so no apostolado, em que ela abre os bragos as multidoes, 
nascem as religioes da Justica e os Cristos da Liberdade, 
como essa arrancada dos 5 de julho e esse grandioso Luis 
Prestes". 

A primeira pagina e mais espago das edicoes de 12 e 14 
de agosto dedicou-as o matutino ao falecimento do ex-go-
vernador Manuel Borba, lendo-se no titulo principal, sob 
tarja de mais de um centimetro de espessura: "Uma grande 
hora de tristeza para Pernambuco". Abaixo de grande foto-
gravura, a legenda: "Pernambuco nao se deixara humilhar!", 
palavras que o extinto pronunciara por ocasiao da campa-
nha politica de 1922. Alem do necrologio, fez-se completa 
cobertura noticiosa e fotografica dos funerals. Dias apos, 
iniciava-se subscrigao para um mausoleo. 

Sob o titulo geral "As reportagens sensacionais do Dia
rio da Manha", a edigao de 2 de dezembro abriu com a se

es) Ja no mes de margo, a ompresa do Diario da Manha cditara c 
expusera a venda o livro de Mauricio de Lacerda "Tres Libelos", cons-
tituido de discursos politicos. 
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guinte: "Luis Carlos Prestes visto por um jornalista argen-
tino", assinada por Nicolas Olivari. 

A 1.0 de Janeiro de 1929 exibiu a pagina de frente inte-
ressante alegoria de Mario Tulio, sob o titulo "Uma espe-
ranga ou uma decepgao?", apresentando o Leao do Norte 
entre louros e o raiar de novo sol. Modificara-se a feigao da 
terceira pagina, passando os artigos assinados a sair, por 
a lgum tempo, em forma de manchetes . Continuava, inten-
sa, a campanha contra a politica situacionista federal e a 
administragao estadual (6), alvos de t remenda critica, em 
artigos, sueltos e notas, sobretudo pela pena de Jose de Sa, 
de uma ironia picante, que levava ao ridiculo os mais altos 
auxiliares do governo, como Samuel Hardman, Gouveia de 
Barros (campanha das ja r ras) , o prefeito Heitor Maia, Ge-
naro Guimaraes, etc. (7), ao passo que ainda atacava a 
atuagao do governo precedente, satirizando os Sergio Loreto, 
pai e filho; Amauri de Medeiros, Anibal Fernandes e outros 
elementos de projegao. 

O "Cai'naval" (segao a cargo de Luiz do Nascimento), 
ja dois meses antes vinha ocupando bom espago, a destacar 
a enquete "Qual o seu melhor Carnaval?", respondida por 
intelectuais de projegao. A part i r de 16 de margo, estampou-
se a seguinte tabela de assinaturas: Nos paises signatarios 
da Convengao Postal Panamericana: ano — 78$000; semes-
tre — 42S000; nos paises da Convengao Postal Universal: 
ano — 138S000; semestre — 73$000. 

Alem do chefe e do secretario, estava assim cons-
t i tuida a equipe de trabalho: redatores — Jose Campelo e 
Eudes Barros; noticiarista — Domicio Rangel; t radutor de 
telegramas — Artur Neves; reporter-forense e marit imo — 
Augusto Fernandes Viana; reporter policial — Hamilton 
Ribeiro; desenhista — Manuel Paranhos; fotografo e grava-
dor — Benevenuto Teles Filho. Na revisao, revezavam-se: 
Agripino da Silva (chefe), Adauto Correia de Araiijo, Moises 

(6) A Noite, tambem vibrante orgao politico do Recife, declarara-se 
(11-10-1928) solidaria com o Diaj-io da Manha, na "obra de construgao clvi-
ca, de combate intense e dinamico as oligarquias republicanas". 

(7) A edigao de 20-1-1929 divulgou curiosas fotogravuras, nas quais 
se viam, deitados em redes confortaveis, o Governador Estacio Coimbra 
ao centr'o, no cliche da direita Samuel Hardmas e, no da esquerda, Gena-
ro Guimaraes. A 7 de fevereiro, outra fotogravura mostrava o prefeito 
do Recife sentado numa poltrona. em agradavel cochilo. As legendas 
expressavam a "atividade burocratica" dos homens do governo de Per-
nambuco. Servigo de montagem executado pelo tecnico Benevenuto 
Teles Filho. 
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Cicero do Rego Gomes, Antonio Cipriano Neto, Antonio Bar
reto, Vicente Noblat, Luis da Nobrega e Luiz do Nascimento, 
o ul t imo dos quais, admitido em julho de 1927, exerceu, t am-
bem, a chefia da revisao, fez noticiario e repor tagem policial, 
ate 30 de setembro de 1929; adminis t rador das oficinas — 
Alberico Pena . Apareciam artigos de Pedro Mota Lima e 
Agripino Nazare, respectivamente, d'A Esquerda e d'A 
Manha, do Rio de Janeiro, enquanto Joaquim de Arruda 
Falcao escrevia, longamente, sobre a defesa do agiicar. 

Nos meses de margo e abril de 1929 desfechou-se forte 
campanha contra a reforma do ensino normal e pr imario 
do Estado, organizada pelo professor cont ra tado Jose Esco
bar, que era chamado, em notas e artigos, "escamoteador 
de programas", "plagiario", "autor de ligoes de m a u gosto", 
alem de ridicularizado pelo bico-de-pena dos car icatur is tas 
do jornal, entre os quais Mario Tulio. Ao mesmo tempo, ali-
mentava polemica com A Provincia, a que cognominara "o 
Pega-Mosca". 

Em artigo de 26 de maio, sob o t i tulo "O Diario da 
Manha e as campanhas democraticas", comentando recen-
te Manifesto do lider revolucionario Luis Carlos Prestes, lia-
se, no segundo topico: "Para maior liberdade e eficiencia do 
programa pelo qual nos batemos, estamos desembaragados 
de quaisquer compromissos part idarios, o que nao exclui, 
nem poderia excluir, n u m jornal politico com a circulagao 
do Diario da Manha, o interesse devido pela imprensa de 
opiniao a atividade das correntes par t idar ias or ientadas por 
principios liberals e aspiragoes pat r io t icas" . 

Depois de transcrever sucessivos trechos do Manifesto, 
de declarar que desaprovaria t ransigencias dos elementos 
democraticos em relagao as oligarquias re inantes no Brasil 
e de afirmar que ainda nao vira motivo para recusar aplau-
so e inci tamento ao Part ido Social Democratico, concluiu 
o editorial: "Porque estamos lealmente convencidos de que 
Luis Carlos Prestes e o chefe n a t u r a l dos homens que nao 
perderam a fe nos destinos do Brasil, cont inuamos cada vez 
mais vinculados ao seu idealismo generoso e incorrut ivel" . 

Nova homenagem foi pres tada aos revolucionarios bra-
sileiros, na edigao de 5 de julho de 1929, aparecendo Luis 
Carlos Prestes n u m re t ra to de seis colunas e ar t igos ardo-
rosos de Barreto Leite Filho, Josias A. Cesar, Joaquim 
Pimenta e Joao Barreto de Meneses, este ul t imo t e rminando 
com a frase: "Salve, homem-lampada do Brasil!", alem de 
documentario, notas historicas e vasta i lustragao. A 13 do 
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mes em referenda teve inicio a segao "Vida Forense", sob 
a responsabilidade do advogado Barros Lima. 

Inaugurou a empresa, em setembro, nova maquina im-
pressora, rotativa, do fabricante alemao Vomag, com capa-
cidade para imprimir 24.000 exemplares diarios. 

Ao findar o ano, mesmo no dia 30 de dezembro, foi 
preso, algumas horas, o reporter Hamilton Ribeiro, por ha
ver divulgado uma reportagem sobre o fechamento do Am-
bulatorio da Assistencia Publica, que o governo pretendia 
deixar em silencio. 

1930 foi saudado com edigao de 32 paginas. Figurou na 
primeira: "Ano Mau, Ano Bom. . . " , tendo ao lado o desenho 
simbolico "Le Penseur". O editorialista referiu-se a 1929 
como "ano tormentoso e fatidico", exprimindo otimismo 
quanto ao ano novo, ao escrever: 

" . . . a musa das esperancas sorri para os nossos destinos 
sombrios. A nagao esta de pe. A campanha liberal inte-
grou-a nas suas reivindicagoes. Ela marcha vitoriosa. fi 
mais do que uma esperanca. Mais do que um conforto e 
um estimulo, mais do que um anseio e um ideal, porque e 
a alma brasileira disposta a quebrar os grilhoes do cativei-
ro oligarquico, resoluta e decidida a emancipar-se dos trai-
dores da patria. O novo ano surge para o Brasil num clarao 
redentor, gritando por todas as bocas: Abaixo a t irania!" 
E frisou: "1930 se prenuncia o ano da redengao republi-
cana" . 

Chegada ao Recife, a 27 de Janeiro, a caravana da Alian-
ga Liberal, dedicou-lhe o jornal paginas e mais paginas, dias 
seguidos, intensificando, assim, a propaganda contra os go-
vernos de Washington Luis e de Estacio Coimbra. 

A edicao de aniversario desse ano foi de 32 paginas, 
repletas de boa materia, inclusive artigos do novo colabo-
rador Manuel Caitano e de Assis Chateaubriand, em trans-
crigao. 

O Diario da Manha vinha sofrendo coagoes, queixando-
se ate de ter o seu servigo telegrafico censurado, uma vez 
que fervia o caldeirao revolucionario, atigado pela comitiva 
de oradores que estivera no Recife. A 30 de junho foi preso, 
no Rio de Janeiro, o diretor Carlos de Lima, ao desembarcar 
do navio "Gelria", passando algumas horas na Quarta Dele-
gacia Auxiliar, incomunicavel. Julgava a policia carioca 
tivesse ele viajado em missao subversiva, fazendo ligagao 
entre correligionarios do Norte e do Sul. O acontecimento 
teve ampla repercussao. 
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Crescia, sempre, de intensidade a campanha politica 
encabegada pelo famoso orgao, que se enchia de manchetes 
e artigos do genero panfletario. Ocorreu a 26 de julho o 
assassinio, numa confeitaria recifense, do presidente parai-
bano Joao Pessoa, o que ensejou vasto noticiario, imenso 
servigo telegrafico sobre a repercussao provocada e inflama-
dos editorials de condenagao ao atentado. Por ocasiao da 
mlssa de setimo dla houve subversao da ordem, com a cava-
laria em cena, espancamentos e enorme panico. No dia 
seguinte, saia o Da Manha com grandes trechos de espago 
em branco, nas dlferentes paginas, assim mutilados edito
rials, noticiario, servigo telegrafico e ate um artigo da lavra 
de Joao Barreto de Meneses, que comentara, com pena caus-
tica, OS acontecimentos da vespera. 

Levantada a censura (8), o matutino repetlu, integral-
mente, a materia destinada ao espago em branco, profligan-
do as violencias pollclais. 

Finalmente, rebentou a revolugao de 1930 e, em conse-
quencia, devido a ausencla de operarlos, o jornal deixou de 
circular a 5 de outubro. No dla seguinte, Carlos de Lima 
Cavalcanti foi substituido, na dlregao, por Caio de Lima 
Cavalcanti, uma vez que assumiu a poslgao de governador 
provisorio do Estado, como um dos proceres, que foi, do mo-
vimento, sendo, apos, nomeado Interventor. 

Verdadelro porta-voz dos proceres revolucionarios em 
Pernambuco, o Diario da Manha (9) tornara-se orgao oficio-
so do governo. Entrou para o corpo redaclonal Oscar Perei-
ra, nao atuando mais do que os dois meses em que esteve 
suspenso o Jornal Pequeno, do qual era secretario. Tendo 
assumido cargo de confianga no Estado, Antonio Monte dei
xou a gerencia a 4 de novembro, sendo substituido, igual-
mente, por Caio de Lima. 

A 1 de Janeiro de 1931, o matut ino exlbiu, ocupando 
toda a primelra paglna, sob o titulo "1930 foi o ano da liber-
tagao naclonal", significatlva alegoria do plntor Mario Tiilio, 
tendo como motivo um leao e, ao lado, homens de bragos 

(8) So tres jornais t inham merecido a censura policial de u m dia: 
Diario da Manha, Diario da Tarde e Jornal do Recife. 

(9) Anos depois (edigao de 16-4-1936), escrevia Antonio Boto de 
Meneses: "A voz do Diario da Manha, no memento da campanha da 
Alianga Liberal e nos dias a tormentados de Joao Pessoa, mergulhou o 
JMordeste na Revolugao. A chama viva, que ai-deu por longos dias, con-
vocou o idealismo de todo o pais para uma obra de intense ressurgimento 
politico". 
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erguidos, empunhando algemas como trofeus; ao fundo, o 
o sol raiando; em cima, a sombra dos "herois de Copacabana" 
junto a bandeira nacional e, em baixo, soldados deitados, 
fuzil em mira. 

Comegou ardua campanha contra Assis Chateaubriand, 
que passara a criticar, n'O Jornal, do Rio de Janeiro, a admi-
nistragao revolucionaria de Pernambuco. Entrou na pole-
mica, depois, o Diario de Pernambuco, que atacava a politi-
ca social do governo do Estado e os erros da revolugao, sen-
do refutado, sobretudo, atraves de uma serie de artigos de 
Candido Marinho. 

Por essa epoca, a terceira pagina continha mais artigos 
assinados e menos sueltos. Eram novos colaboradores: Os-
valdo Machado, Mario Melo, Jorge Gastao de Oliveira, Ca-
muce Granja, Batista de Oliveira, Laurindo de Oliveira e 
Silva, M. A. de Morals Rego, que focalizava a reforma do 
bairro de Santo Antonio; J . F . Brandao Cavalcanti, Jaime 
Adour da Camara, Antonio Pinto Lapa, Rafael de Holanda, 
Godofredo Freire, Arruda Camara, Joao Cleofas e outros, 
permanecendo a atuagao de Joao Barreto de Meneses, autor 
de ardorosos artigos politicos. 

Teve inicio a 1° de abril uma enquete em torno da revi-
sao do mapa geografico do Brasil, sob o titulo "Deve ser 
aumentado ou diminuido o numero dos Estados?". Logo 
mais, a 16, na edicao de aniversario, de 32 paginas, figurou, 
na primeira, grande retrato do Principe de Gales (autoria 
de Manuel Bandeira), por motivo de sua passagem pelo Re
cife, com a legenda: "God bless the prince of Wales". 

Continuava, em 1932, a polemica com os Diarios Asso-
ciados e o Jornal do Recife, ao ultimo dos quais acusava de 
insuflar movimentos criminosos e subversivos. Nesse ano, a 
edigao de aniversario (10) subiu para 56 paginas, ostentan-
do alegoria do pintor Murilo la Greca, na primeira, e nume-
rosos trabalhos assinados, de literatura ou nao. Divulgou 
longo "programa revolucionario" do Clube Tres de Outu-
bro e extensa exposigao do interventor federal a respeito da 
atuagao do seu governo, no periodo de outubro de 1930 a 
dezembro de 1931. 

(10) A proposito, escreveu Domicio Rangel: "Tenho bem viva a 
lembranca do dia em que se fez o primeiro numero do Diario da Manha. 
Havia nesta casa, entre todos, uma alegria ruidosa e confortadora. Uma 
azafama feliz. Dava a ideia do acampamento de um exercito que se 
apronta para a batalha. As linhas saltavam das linotipos como cartuchos 
de fuzis, e se alinhavam, prateadas, como soldados aguerr idos". 
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Do editorial comemorativo da etapa vencida constaram 
OS topicos seguintes: "Durante mais de tres anos, o Diario 
da Manha foi a voz do povo em revolta permanente contra 
OS erros, os atentados e os desregramentos inominaveis do 
estacismo. A nossa tarefa nao mais se enquadrava nos mol-
des da imprensa imparcial e serena. For vezes, e nao poucas, 
precisamos profligar com extrema veemencia os crimes e 
excessos com que se pretendia fazer calar a voz do povo, que 
era a voz da sua imprensa incorruptivel e desassombrada. 
E nao poucas vezes tivemos de repelir os janizaros da oli-
garquia, incumbidos de assaltar as nossas oficinas e de agre-
dir OS nossos companheiros. A intolerancia feroz dos pode-
rosos de entao, a covardia e a inconsciencia dos instrumen-
tos dos seus odios, a impunidade que o regime assegurava 
a todos eles, estimulando-os na pratica de suas facanhas 
clamorosas debalde torceram o caminho das nossas campa-
nhas reivindicadoras. Fortalecidos pelo apoio do povo e fas-
cinados pela ideologia renovadora, que eram os lemas da 
nossa bandeira combativa, cavavamos a ruina do poder des-
potico. 

"Em meio dessa agitacao sem treguas e sem recuos, o 
Diario da Manha encabecou movimentos verdadeiramente 
nacionais. A alma vibrante das populacoes nordestinas in-
flamava-se com os apelos que Ihe dirigiamos no sentido da 
libertacao do jugo das autocracias que reinavam de norte a 
sul do pais. Antes a caravana democratica e depois a cara-
vana liberal foram as primeiras conquistas das nossas cam-
pn^nhas, prenunciando a vitoria do povo na madrugada ru
bra de 3 de outubro. Jamais a alma pernambucana, a bra
vura e 0 civismo das populacoes nordestinas repetirao os 
soberbos milagres daquelas epopeias que foram as horas 
agoniadas dos revezes e os dias esplendidos dos triunfos, nos 
embates de vida e morte, entre o poder discricionario peri-
clitante e a marcha vertiginosa das multidoes para a arran-
cada outubrina. 

"Vitoriosa a revolucao, que salu, entre nos, das paredes 
temerarias do Diario da Manha para as trincheiras da Sole-
dade. nao temos, ainda, senao motivos para exultar diante 
do contingente dos nossos esforcos pela causa a que estamos 
vinculados por tantos episodios historicos e inesqueciveis. 
Somos, agora, por assim dizer, os fiscais da propria obra que 
ajudamos a realizar, sem medir sacrificios, visando a rege-
neracao da Republica e a grandeza da patr ia" . 

Modiiicara-se, a 20 de abril, a administragao da empresa, 
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transformada em Sociedade Anonima, assim dirigida: dire-
tor-presidente — Renato Carneiro da Cunha; diretor-tesou-
reiro — Oscar Berardo; diretor-redator-chefe — Jose de Sa. 
No corpo redacional vinham ocorrendo alteragoes. Com a 
ausencia de Jarbas Peixoto, ocupou o cargo de redator-secre-
tario, apos ter passado pelo noticiario, Jose de Alencar (11), 
entrando como redator Silvino Lopes, que, no mes de setem-
bro, criou a segao "Alto Falante", de cronicas diarias. 

Ainda em 1932, tendo comecado em julho o movimento 
constitucionalista, armado, de Sao Paulo, o Diario da Manha 
combateu-o vivamente, inserindo copiosa reportagem tele-
grafica e epistolar, ilustrada, procedente das frentes de ba-
ta lha . 

Legalmente organizada, a empresa divulgou, a 31 de de-
zembro, a nomenclatura do Conselho Fiscal da Sociedade 
Anonima para 1933: Joao Cleofas, Rui de Lima Cavalcanti 
e Mario Loureiro de Assuncao Lima. Este ultimo, exercendo, 
a principio, a funcao de "caixa", assumira, depois, a geren-
cia, cargo em que permaneceu ate 1936. A diregao instituiu 
grande concurso popular para distribuigao de premios, inclu
sive uma casa residencial, mediante a publicagao de cupoes, 
que OS leitores recortavam, colecionavam e trocavam, no bal-
cao, por bonus numerados, fazendo jus aos sorteios da Lote-
ria Federal. 

A edicao de aniversario de 1933 foi a maior jamais vista 
em Pevnambuco. Reuniu o total de 100 paginas, exibindo, 
na primeira, admiravel alegoria de Manuel Bandeira, intitu-
lada "Avante! legionarios da nacao redimida!", tendo ao 
lado as seguintes palavras do Interventor Lima Cavalcanti. 

"orgao das aspiracoes nordestinas, o Diario da Manha 
jamais transigiu com os falseadores da ideologia outubrista. 
Atingindo, hoje, o 6*̂  aniversario de sua fundacao, esta folha 
nao tem por onde penitenciar-se perante a consciencia civi-
ca do povo e a responsabilidade que Ihe cabe na vitoria da 
revolugao brasileira. Vencemos com o povo. Aqui estamos, 
com o povo, para lutar sem treguas por uma democracia 
digna da nossa cultura e da nossa civilizagao". 

(11) Jose de Alencar foi um exemplo de talento e obstinaqao. Ho-
m e m do interior, palmarense humilde, conseguiu entrar no Diario da 
Manha feito contlnuo. Ja madrugada, quando escasseava o servigo, punha-
se a rabiscar tiras de papel . Findou capitaneando a redagao. Mas, em 
1934, bandeou-se para outro jornal: a Folha da Manha. Decorrido u m 
ano, seguiu para o Rio de Janeiro, a fim de tentar vida nova. L6, no 
entanto, sofreu adversidades, vindo a falecor num hospital, isolado, em 
setembro de 1952. 
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Na mesma pagina, do outro lado, em baixo, es tampava-
se o art igo redacional sobre a data , a qual foi solenizada 
com um almogo. A par da mater ia comum, as segoes me-
Ihoradas, a edigao estampou colaboragao especial de Agri-
pino Grieco, Atilio Vivaqua, Caminha Franco, Andre Carra-
zoni, Joel Galvao, Gastao Cruls, Umberto Carneiro, Mario 
Melo (OS dois ultimos com ilustragao de M. Bande i ra ) , Ma
rio Coelho Pinto, Jo;b6 Jobim, Rubens do Amaral , H. Pedra, 
padre Tenorio de Canavieiras, Pa lmira Vanderlei, Augustc 
Rodrigues (ilustragao de Nestor) , Henrique Ponget t i , Carlos 
Pereira da Costa, Aide Sampaio, Jose Teofilo, Otavio de Frei-
tas , Austro Costa, Dilza de Carvalho Lima, Gileno De Carli, 
Apolonio Peres, Moreira Regis, Otavio Pinto, Conego Henri
que Xavier, Jose Pereira Borges, Ernan i Braga, Luis da 
Camara Cascudo, Joao Aureliano, Sergio Marinho, Aluizio 
Marques, Renato de Farias , Godofredo Freire, Luiz Delgado, 
Fernandes e Silva, Sergio Magalhaes, Gilberto Osorio de 
Andrade, Gentil Mendonga, Ageu Magalhaes, Arnulfo Lins 
e Silva, Silvino Lopes, Mauro Monteiro, Braulio Fernandes 
Tavares, Baltazar da Camara , Etelvino Lins, Bibiano Silva, 
Rubem Bemvindo, Ildelonso Lopes. Osvaldo S. Maranhao , 
Antonio Persivo, Alvaro Amorim, Mario Nunes, Jose Bor-
ba, e tc . 

Desde margo, Silvino Lopes vinha redigindo a cronica 
in t i tu lada "Bom Dia", com a qual abria a "Vida Social". 
Em 1934 novas segoes foram criadas, a saber: "Um conto 
para ler no bonde"; "Tres minutos de Li te ra tura" ; "Em dia 
com o m u n d o " e "Ligoes de coisas pa ra criangas", em dese-
nhos, todas na ul t ima pagina. Na terceira: "Ver, Ouvir e 
Contar", cronica de S. (Silvino Lopes), e "Trechos" . Na 
"Vida Social": croniquetas, ora de Ney, ora de Marcelo, ao 
que se seguiu "Olha o Cafe", de Joao-do-Moka (pseudonimo 
de Austro Costa) , de pouca duragao. A pagina "Vida Espor-
tiva", sob a responsabilidade de Ivo Augusto, adotou a cro
nica diaria "Da cerca", assinada por Kluka. 

As edigoes normals saiam com oito paginas, em certos 
dias aumentadas para dez ou doze, enquanto aos domingos 
contavam-se 24, incluido u m Suplemento dos mais variados, 
a comegar por Li te ra tura (presenga de copy rights da 
U. J . B . ) , te rminando com o Boletim Judiciario e meia 
pagina dedicada a "Juventude Catolica de Pernambuco" , 
tudo servido de ampla clicheria (12) . 

(12) O Diario da Manha possuiu um dos melhores arquivos de cli-
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Dizia uma nota, a 28 de margo, que, devido a amplia-
gao do servigo de informagoes, fora restringido o espago des-
tinado a artigos de colaboragao, os quais so seriam insertos 
quando solicitados. Dois dias antes, deixava de figurar no 
cabegalho o nome do tesoureiro da empresa — Oscar Berar-
do. A partir do dia 29, era a seguinte a tabela de assinatu-
ras: para todo o Brasil e paises da Uniao Panamericana: 
ano — 55$000; semestre — 30$000; para os paises da Con-
vengao Postal Universal: 150S000 e 80S000, respectivamente. 

A edigao de aniversario de 1934 saiu a 15 de abril, igual-
mente com 100 paginas, ocupada a primeira por artistica 
alegoria de M. Bandeira e o editorial comemorativo, a res-
saltar o excerto a seguir: "Nos bons ou nos maus instantes 
que, atraves dos anos, temos experimentado, sujeitos as vicis
situdes da propria fungao jornalistica, nao mentimos nem 
mentiremos aos altos designios a que obedeceu o nosso apa-
recimento numa hora em que a nacionalidade caminhava 
para a fase mais delicada e incerta da sua existencia poli
tico-social, qual a que se sucedeu a vitoria do movimento 
revolucionario de 1930. Nascido por um imperativo do ideal 
libertador que animou esse movimento, o Diario da Manha 
foi, como continua sendo, a t r ibuna revolucionaria por onde 
a opiniao piiblica da nossa terra se manifesta franca e livre-
mente" . 

Em margo do ano seguinte, passou a divulgar "As cartas 
de Napoleao a Maria Luisa" e, no dia 14 de abril, uma edi
gao de 24 paginas, a primeira ocupada por imensa foto-
gravura de Lima Cavalcanti, assinalava a posse deste na 
fungao de Governador Constitucional do Estado. 

Superou o recorde anterior a edicao de aniversario de 
1935, pois apresentou-se com 120 paginas, a primeira ilus-
t rada por M. Bandeira, ladeando-a o editorial comemora
tivo, que, a certa altura, ressaltou: "Hoje, se acaso nos fosse 
exigida uma profissao de fe, nao teriamos senao que repetir 
as palavras com que nos apresentamos ao publico, em 1927. 
Continuamos a seguir, senao com inteligencia, pelo menos 
com calor e sinceridade, as diretrizes fixadas em nosso pri-
meiro numero pelo idealismo criador de Lima Cavalcanti. 

"Em face de certos acontecimentos politicos e economi-
cos, tao comuns aos povos que, como o nosso, ainda elabo-

ches do ETrasil, catalogados de modo a permitir rapido manuseio, rece-
bendo, diariamente, matrizes ou fotografias dos grandes acontecimentos 
nacionais e internacionais. , 
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ram, angustiosamente, atraves de embates pessoais, o dra
ma de suas ideologias remotas — jamais a nossa voz se 
amargurou no pessimismo, porque jamais descremos, sob a 
influencia de fenomenos passageiros, dos nossos destinos de 
povo e nagao". 

A exemplo das grandes edigoes precedentes, a mencio-
nada divulgou farta colaboracao de destacados vultos das 
letras e das artes, e copiosa ilustragao. Todo o 8° caderno, 
de dez paginas, foi dedicado ao Estado da Paraiba. 

Comegou a 17 de abril, em feitio de livro, a publicagao 
d' "A vida privada de Greta Garbo", com exclusividade, da 
autoria de Rilla Page Palmborg, tradugao de Edgar Lobato. 
A partir de 12 de maio incluiu-se na edicao dominical um 
Suplemento Infantil, tabloide de oito paginas, sob a respon-
sabilidade do Mano Mais Velho (travesti de Carlos Leite 
Maia) (13), contendo historias em quadrinhos, a segao "O 
que a meninada escreve", passatempos, concursos, questio-
narios e, em transcrigao semanal, o livro "O Sacy", de Mon-
teiro Lobato. 

Continuavam os editorial] stas a atacar a orientagao do 
Diario de Pernambuco, contraria a administracao estadual. 
Por outro lado, criticavam a Alianga Nacional Libertadora 
(edicoes de 25 e 26 de junho), como um "disfarce grosseiro 
do comunismo". A 10 de julho, comentando o manifesto 
de Luis Carlos Prestes, diziam que este e a Alianga "queriam 
a barbarizacao do Brasil pelo advento dum regime de anar-
quia". Ja a 5 de julho a data nao merecera mais do que um 
magro suelto a respcito das revolucoes de 1922 e 1924. No 
dia 11 a edigao, com a primeira pagina repleta de cliches, 
homenageou a promulgagao da Constituigao pernambucana. 

Atacava, entao, o ex-secretario da Agricultura, Joao 
Cleofas, tambem ex-membro do Conselho Fiscal da empresa. 
A 14 de julho foi divulgada uma edicao de 52 paginas, em 
homenagem a Bahia. As dominicais passaram a ter 32 pagi
nas, divididas em quatro secoes, inclusive a do Suplemento 
Infantil, reportagem internacional, bem desenvolvida parte 
desportiva e as outras do costume. 

No Dia do Soldado — 25 de agosto — circulou com 60 
paginas, sendo homenageado, na primeira, em grande cli
che, o General Manuel Rabelo, comandante da 7^ Regiao 

(13) O Suplemento Infantil foi originario do Jornal do Recife. 
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Militar, que dotara o Recife de grandes obras, na data inau-
guradas . 

Em virtude da alta do preco do papel, o Diario da Manha 
(em combinacao com os demais matutinos) aum.entou o 
preco do exemplar para 300 reis, explicando uma nota con-
junta , modestamente: " . . . a deliberacao nao visa Jucro de 
qualidade alguma para as empresas. Aluito ao contrario, foi 
tomada, exclusivamente, em beneflcio do publico, a fim de 
que este nao tivesse os jornais de sua preferencia reduzidos 
em numero de paginas e no servico de informacao, providen-
cia que estaria sendo determinada pelo imperativo da situa-
53,0 cambial". 

A edicao de 27 de outubro, de 62 paginas, foi dedicada 
ao Rio Grande do Sul, por motivo da Exposigao Farroupilha, 
encabecada com enorme cliche do Governador Flores da 
Cunha, enquanto os "Fatos e vultos da guerra dos Farrapos" 
ocupavam tres paginas, a primeira das quais ilustrada com 
desenho de Nestor Silva. Letras e artes gauchas completa-
ram a parte redacional, seguida de intensa publicidade da 
industria e comercio da regiao visitada pela imprensa reci-
f ense. 

Luiz Delgado iniciou, a 17 de novembro, um rodape se-
manal , intitulado "Noticias de Livros". Publicava-se a secao 
"Atividades da Federacao Pernambucana pelo Progrcsso Fe-
minino", ocupando meia pagina, sob a responsabilidade de 
Juani ta Borel Machado. Em agosto de 1934 retirara-se o 
redator-secretario Jose de Alencar, que foi substituido por 
Umberto Carneiro; mas este pouco demorou no cargo, trans-
mitindo-o a Silvino Lopes em 1935. Foram outros redatores, 
em prazos diferentes: Nelson Firmo, Renato Vieira de Melo, 
Alvaro Lins, Gilberto Osorio de Andrade, Carlos Rios, Mauro 
Mota, Esmaragdo Marroquim, Jose Magno, Berguedof Elliot, 
Luis de Barros, Joao Duarte Filho, Jorge Campelo, Mauro 
Monteiro, Murilo Marroquim, Hamilton Ribeiro, Heronides 
Coelho Filho, etc. Da bancada da revisao participaram Lan-
dulfo Medeiros (na chefia), Francisco Marroquim, Antonio 
de Andrade Lima Filho, Eugenio Coimbra Junior, Jose Leite, 
Antonio Cipriano Neto, Salgado Calheiros, Antonio Maciel e 
Jose Domingos de Melo. 

A empresa mant inha sucursais no Rio de Janeiro, em 
Joao Pessoa, Campina Grande e Maceio; agendas em Paris, 
Nova York e Buenos Aires; correspondentes noutros paises, 
em todos os Estados do Brasil e nas principals cidades e vilas 
nordestinas. Ainda em 1935, deflagrada a guerra da Abissi-
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nia, o matut ino emprestou grande espaco ao servigo telegra-
fico e fotografico a respeito, continuando no ano seguinte. 

Edicao de 48 paginas foi dedicada, a 19 de Janeiro de 
1936, ao^ Estado de Alagoas. Voltou a terceira pagina a en-
cher-se de sueltos, que t inham escasseado; a comegar de feve-
reiro, uma pagina era destinada as "Noticias do Nordeste". 
Surgiram as "Licoes de Coisas para Criangas", em quadri-
nhos desenhados. Ausentando-se, Joao Duarte Filho passou 
a enviar "O comentario do Rio". Publicavam-se copy rights 
da Companhia Editora Nacional. E principiou, em marco, 
a secao "Alma da Raga", servida de artigos de Artur Alves 
Barbosa, as quintas-feiras. 

Em face da permanencia de Jose de Sa no Rio de Janei
ro, ocupando uma cadeira de senador, desdobrara-se a fun-
cao conjunta de diretor-redator-chefe, ficando ele apenas na 
diregao, enquanto Carlos Rios era investido na chefia da 
redagao. 

Atingiu 144 paginas (quinze cadernos) — quantidade 
ate entao jamais vista em qualquer outro jornal brasileiro 
— a edicao do novo aniversario, a 16 de abril de 1936 (ven-
dido 0 exemplar, excepcionalmente, a 1S200), abrindo-a exce-
lente ilustracao de M. Bandeira, sob o titulo "Por Pernam
buco e pelo Brasil", tcndo ao pe a legenda: "No nono aniver
sario de sua vida, o Diario da Manha contempla o caminho 
percorrido e sente uma sensacao de felicidade. Dessa felici-
dade que resulta da consciencia do dever nobremente cum-
prido. Trabalhamos, realizamos, objetivamos um programa 
orientado no sentido do bem publico. Ao contemplar mais 
uma etapa, conforta-nos a conviccao de que tudo empenha-
mos — cerebro e coracao — para a realidade do simbolismo 
desta pagina: a grandeza de Pernambuco pela dinamizacao 
do seu complexo economico e social. E prosseguiremos na 
peleja com a alegria desse aplauso". 

A importante edicao prestou "justa e mcrecida home-
nagem" aos escritores pernambucanos desaparecidos, me-
diante a transcricao de trabalhos literarios dos seguintes: 
Alfredo de Carvalho, Joaquim Nabuco, Faelante da Camara, 
Manuel Arao, Faria Neves Sobrinho, Franca Pereira e Silva 
Lobato. Mereceram cadernos especiais os Estados do Ceara, 
Rio Grande do Norte, Paraiba e Alagoas. Segoes bastante 
desenvolvidas, com farta clicheria, sendo uma pagina dedi
cada as "cinco gemeas do Canada", as famosas Dione. Cola-
bora§ao original de Bastos Tigre, Rafael Correia de Oliveira, 
Julio Chantala, Cleomenes Campos, Olegario Mariano, Pau-
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lino de Andrade, Arnobio Tenorio Vanderlei, Nelson Firmo, 
Luis Teixeira (com ilustracao propria), Hercilio Celso, As-
cendido Leite, Agripino da Silva, Getulio Cesar, Conego Xa-
vier Pedrosa, Agripino Grieco, Brito Alves, Georges Latache 
Pimentel, Luis da Camara Cascudo, Fernandes Tavares, Rai-
mundo de Morals, Filgueiras Junior, Alfio Ponzi, Osires Cal-
das, Guilherme de Oliveira, Valdemar de Oliveira, Ageu Ma-
galhaes, Ademar Vidal, Eustaquio Duarte, Fabio Luz, Lucilo 
Varejao, Fernando Burlamaqui, Valdemar Valente, Pedro 
Pope Girao, Austro Costa, Eudes Barros, F . Ferreira, Fer
nando Pio, Jeronimo Gueiros, Gilberto Osorio de Andrade, 
Durval de Albuquerque, Hildebrando de Meneses, Joaquim 
Tomaz, Artur Ramos, Luis Amaral, Domicio Rangel, Esma-
ragdo Marroquim, Artur Coelho, Milton Malta Maranhao, 
Mario Sete, L. C. Rowe e outros. 

Alem do corpo redacional regular, cooperavam na feitu-
ra do matut ino: Fernando Mendonga — pagina forense; 
Milton Malta Maranhao — Boletim Judiciario; Nestor Silva 
— desenhista; Gaston Manguinho — Secao Comercial. Era, 
entao, o seguinte o corpo de revisores: Simplicio Mesquita 
(chefe), Alfio Ponzi, Mario Batista, Paulo de Franga Pereira 
e Esmeraldino Marinho. Na gerencia, ja a frente Mario Lira, 
t rabalhavam Anesio Mota e Antonio Correia Lima. Diretor 
do Departamento de Publicidade — Valdemar Angelim; chefe 
das oficinas — Satiro Lima. 

Em pleno auge das grandes edicoes, o jornal da revolu-
cao veio a proporciona-las mais comumente. Na "Vida So
cial", comegou a aparecer Dona Joana assinando uma serie 
de cronicas. Ocorria a interessante segao "Passatempo", de 
charadas, palavras cruzadas, etc. Desde 2 de agosto, o Suple-
mento Infantil saia em tabloide de 16 paginas, vendido em 
separado, a 200 reis (14), chegando a estabelecer assinatu-
ra anual a lOSOOO; mas nao durou bastante a medida, pois, 
a 4 de outubro, "cessados os motives que determinaram sua 
circulacao independente", voltou a ser incluido nas edicoes 
dominicais, como uma de suas secoes fixas. 

Criou-se um Suplemento Sportivo ilustrado, tabloide de 
oito paginas (o primeiro) e quatro depois, circulando as se-

(14) Na sua edigao independente, de 6 de setembro de 1936. o Suple
mento Infantil ostentou a seguinte manchete: "Nao empreste seu jornal. 
Se voce emprestar o seu jornal prejudicara o desenvolvimento cultural 
do pals". 
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gundas-feiras. Nao conseguiu, igualmente, firmar-se, findan-
do sua existencia no quinto numero. E a segao desportiva 
continuou, no jornal, como dantes. Novo aspecto apresen-
tava a pagina de Literatura, inserindo colaboragao, entre 
outros, de Luiz Delgado, Mario Sete, Jeronimo Gueiros, Ri-
beiro Pena, Austro Costa, Esdras Farias, Araujo Filho e Ader-
bal Jurema. 

Baixou para 70 paginas a edicao de aniversario de 1937, 
ainda ilustrada por M. Bandeira a primeira, tendo como 
motives mapa do Nordeste, gazeteiro sobracando o jornal, 
exemplares espalhados. A legenda constou de palavras de 
Lima Cavalcanti, extraidas do numero de estreia. Lia-se no 
editorial da terceira pagina: 

" . . . temos colaborado, imparcialmente, com a adminis-
tracao publica, dentro de uma rigorosa linha de independen-
cia e altivez. Se nao nos sentimos constrangidos em confor-
tar, com os nossos aplausos, o governo que se formou em 
consequencia da revolucao e que tantos beneficios tem dado 
a Pernambuco, tambem e certo, por outro lado, que o nosso 
direito de julgamento nao sofreu solucjao de continuidade e 
continua a ser exercido plenamente, toda vez que se faz 
necessario". 

"No terreno puramente jornalistico, o Diario da Manha 
pode afirmar, sem vituperio, que se inscreve entre os melho-
res orgaos da imprensa brasileira. Mantendo, diariamente, 
OS mais amplos e completes services de informacao, tanto 
nacional como estrangeira, sem perder de vista a sua feicao 
de jornal pernambucano, isto e, o seu interesse local e, num 
piano regional mais vasto, a sua identificacao com a zona 
nordestina, a que serve com vigilante carinho, esta folha se 
orgulha, tambem, de possuir uma aparelhagem grafica 
moderna e eficiente, fazendo-se por todos esses meios um 
orgao informative dos mais bem aparelhados do periodismo 
nacional". 

Assumiu a funcao de redator-secretario Gilberto Osorio 
de Andrade. A 18 de abril, iniciou Jose Cesar Borba inte-
ressante serie de reportagens literarias, semanais, sob a epi-
grafe "O depoimento de uma geracao". No mes de maio o 
matutino ocupou-se, largamente, das acusagoes segundo as 
quais o Governador Carlos de Lima se achava comprometido 
com o movimento sedicioso comunista de 1935, pois fora 
denunciado perante o Tribunal de Scguranca Nacional (15). 

Dura campanha encetou-se contra o Ministro da Justiga, 
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Agamenon Magalhaes, com quern rompera o chefe do Exe
cutive pernambucano, ao mesmo tempo que expressive espa-
50 era dedicado a propaganda da candidatura Jose Americo 
de Almeida a Presidencia da Republica. Fase de grande agi-
tacao politica, tambem era alvo de ataques o padre Arruda 
Camara . 

Extinta a segao infantil em abril de 1937, seu dirigente, 
Carlos Leite Maia, passou ao service de reportagem a berdo 
dos transatlanticos. Em maio, precisamente no dia 16, ceme-
gava a publicagao, em folhetim (formate de livre), da ceme-
dia dramatica "Tufao", de S. L. (Silvino Lopes), e qual 
tambem escrevia saborosas cronicas, mais ou menos diarias. 
Nasceu a nota politica "Vespas", de Hipolitus I I . Ne mes de 
julhe Luiz Delgado langou uma serie de artigos, sob o titulo 
"Historia de um Cencurso de Finangas", e logo voltava a 
folha a divulgar, autorizadamente, artigos de Costa Rego, 
de Correio da Manha, do Rio de Janeiro. Vinha, tedavia, 
diminuindo a quantidade de paginas, a pente de descer ate 
oito nos dias uteis e 16 nos deminges, reduzidas ou suspen-
sas as segoes especificas do Suplemente. 

Quatre dias apes a instituicao de novo regime politico 
no pais, o chamade Estado Novo, saiu e nome de Jose de Sa 
(16) do cabecalho, ende ate entae figurava come direter, 
embora ausente de Recife. Na mesma data — 14 de novem-
bre — justificava-se, com a alta do papel e do material gra-
fico, a diminuigae da quantidade de paginas, e que ocerna 
para nao ser aumentado o prego do numero avulso. No fim 
de ano Gilberto Osorie de Andrade escrevia cronicas de aber-
tu ra da segao "Socials", usando o pseudonime Saint Cyr. 

(15) Carlos de Lima Cavalcanti foi absolvido, no mes de agosto, por 
unanimidade. 

(16) Na edigao de 17-4-1947, escreveria Silvino Lopes, a respeito de 
Jose de Sa, na realidade um dos mais vibranles .iornalistas pernambu-
canos: "A revolugao de 30 partiu do Diario da Manha; foi o primeiro 
orgao que pregou, corajosamente, a rebeliao salvadora. Mas, havia um 
homem ao leme. Um homem que parecia louco e desgovernado, porem 
era um jornalista; era e e, que esta bem vivo — Jose de Sa. Nele a ima-
ginagao nunca foi maior nem menor do que a capacidade de trabalho. 
Comegava a escrever as 20 horas e ia ate as 5, quando nao se precisava 
mais do auxilio das lampadas. O chefe da oficina, o Alberico, so faltava 
chorar, pedindo que ele nao escrevesse mais. E o homem nao atendia. 
Terminava rasgando muita coisa que escrevia, notas que poderiam ser 
aproveitadas no dia seguinte, mas dizia ele que escreveria outras; que 
o seu destino era escrever. Pela manha, disposto a abandonar o trabalho, 
e ja a maquina estava rodando, ele bradava: — Isso e uma vida misera-
vel! Seu Silvino, nos somos uns miseraveis!" 
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1938 trouxe, para o Diario da Manha, uma inovacao: 
titulos da primeira pagina em escadinha, letras contadas, a 
exemplo de La Prensa, de Buenos Aires. No mes de Janeiro 
noticiava o falecimento, ocorrido a 17, do venerando jorna-
lista Domicio Rangel, do corpo de fundadores do matutino 
e ja afastado do servico por motivo de enfermidade (17). A 
partir de fevereiro, publicava artigos do Servico Globo de 
Divulgagao Literaria e voltou a colaboragao de Mario Sete. 

Contou 60 paginas, em dez cadeinos, a edigao de aniver
sario de 1938, publicada a 17 de abril, exibindo alegoria de 
Creso e editorial na primeira. Encimou a terceira a seguin-
te manchete: "Ao registar o seu 11° aniversario de luta e de 
vida, o Diario da Manha reafirma os elevados propositos de 
bem servir a Pernambuco e ao Brasil, cooperando, lealmente, 
para a ordem e para a tranquilidade nacionais, indispensa-
veis ao progresso e a grandeza do Brasil". 

Tornou-se diretor-presidente da empresa, no dia 21 de 
junho, Rubens Pereira de Araujo, em substituicao a Renato 
Carneiro da Cunha, que se viu forcado a abandonar o 
posto, vitima de perseguicoes do governo estadual (gestao de 
Agamenon Magalhaes), chegando a ser preso algumas vezes 
e, por fim, deportado, como sucedeu, igualmente, ao redator 
Luis de Barros. Dias depois, exonerava-se Carlos Rios, pas-
sando Mauro Mota a atuar na qualidade de redator-chefe. 

Eram outros redatores: Luis Teixeira — para -issuntos 
de Artes; Pedro Brandao — tradutor de telegramas; Zito 
Mota (Jose Joao da Mota e Albuquerque) — noticiarista, de
pois de ter sido revisor; Jose Aristides de Figueiredo Lima 
— reporter. Na revisao figuravam, entre outros, Aldarico da 
Cunha e Joao de Deus Albuquerque Trindade. 

Nova alteragao sofreu, a partir de julho, a primeira pa
gina, ostentando titulos em caracteres mais vistosos. Os co-

(17) A respeito de tao interess^nte personalidade, escreveu Leoni-
das de Oliveira, no semanario Recife, ediqao de 9-4-1938; "Domicio do 
Rego Rangel foi um espirito de elite. Jornalista, poeta, filologo. Possuia 
uma probidade doentia e uma bondade infinita. A sua vida era pautada 
dentro de um metodo do qual nao se afastava de modo nenhum. Era um 
homem que parecia ter sido feito sob medida" . 

Tendo comegado como tipografo d"A Provincia. ao lado de Leonidas, 
igualmente evoluido para a mesa da redacao, Domicio Rangel passou, em 
1890, a categoria de redator do importante orgao. Mais algum tempo e 
ausentou-se, pelo espago de 20 anos, do jornalismo, ao qual re tomou para 
atuar ate o fim dc sua oxistencia, t rabalhando em diversos diarios. Dei-
xou livros ineditos, principalmente "Nassau", em via de ser editado em 
Sao Paulo, do que nao se teve mais noticia. Morreu pobre, como sucedia 
aos homens de jornal, ficando-lhe familia numerosa. 
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mentarios da terceira tomaram as epigrafes: "O Brasil — 
hoje", na pnmeira coluna, e "O Mundo — hoje", na oitava. 
Foram criadas as segoes "Notlcias dos Estados" e "dos Muni-
cipios"; "Dos jornais do Brasil" e "Fatos do Dia", enquanto 
Altamiro Cunha assumia a cronica mundana . 

O matut ino tomou mais alento, passando a dar vinte 
paginas aos domingos, restabelecidas algumas segoes, inclu
sive o "Suplemento Infantil", do Mano Mais Velho. Surgiram 
colaboradores como Murilo Mendes, Jose Conde, Paulo do 
Couto Malta, Adalgisa Neri, Abem-Attar Neto, Bezerra de 
Freitas, Joel Silveira, Odorico Tavares, Rui Santos, Manuel 
Bandeira, Lucilo Varejao, Maria Jacinta e outros. Por sua 
vez, o prego do exemplar subiu, a 1° de setembro, para 200 
r6is. 

A fungao de diretor-presidente foi transferida, a 3 de 
fevereiro de 1939, a Pedro de Sousa, sendo consultor juridico 
Oscar Carneiro; tesoureiro — Cicero de Sousa; inspetor geral 
dos departamentos comercial e grafico — Luis Coimbra, No 
mes seguinte, voltava o regime de 12 paginas diarias, em 
dois cadernos, ampliados o noticiario, reportagens, comenta-
rios, clicheria e copioso servico telegrafico da United Press, 
aumentado tambem para 300 reis o prego do niimero avulso. 
Gilberto Osorio, o redator-secretario, reencetou a cronica 
diaria da primeira coluna da ultima pagina, criada no ano 
anterior (outubro) e suspensa dois meses apos. Era seu, 
igualmente, o pseudonimo Marcel nas cronicas socials, alter-
nando com Altamiro Cunha. Criou-se a segao "No Mar e 
no Ar", de reportagens e entrevistas, e Silvino Lopes apare-
ceu com as "Notas a lapis", assinando-se M. A. M. . Estava 
0 jornal novamente bastante movimentado e atraente, osten-
tando a primeira pagina boa distribuigao de materia. Outros 
redatores: Mario Leao Ramos, Aurino Maciel, Mario Jacome 
de Araujo e Nestor de Holanda Cavalcanti Neto. 

Saiu com 30 paginas, em quatro segoes, a edigao de ani-
versario de 1939, figurando em primeiro piano alegoria de 
M. Bandeira e o editorial comemorativo, no qual se lia: 
"Criado o Estado Novo em 10 de novembro de 1937 e cessa-
das as lutas partidarias no Brasil, o Diario da Manha tem 
sabido compreender a missao da imprensa, que se tornou, 
com o novo regime, um orgao de colaboragao com os poderes 
publicos, para o engrandecimento nacional e na defesa dos 
interesses coletivos. 

"Sob o ponto de vista jornalistico, o Diario da Manha 
tem a certeza de que se acha em condigoes de servir da me-
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Ihor maneira a opiniao publica, com um servigo de informa-
Qoes e noticias que se torna cada dia mais completo e mais 
de acordo com o programa do periodismo brasileiro, em cujo 
seio ocupamos um papel de relevo, conquistado nestes doze 
anos de fecundo trabalho". 

Curioso titulo criou, depois, Murilo Marroquim, no local 
desocupado pela cronica de Gilberto Osorio: "8 Velho — Ma-
quina 3" . E surgiu, ainda em abril, a secao redacional "A 
cidade e os suburbios", de longa duracao. 

Entretanto, a 28 de julho, os dois redatores acima men-
cionados deixaram o servigo do jornal, porque, tendo escrito, 
com a respectiva assinatura, comentarios que geraram des-
contentamento na colonia portuguesa, a diregao da empresa 
fez divulgar uma nota de reprovagao ao procedimento de 
ambos, lamentando que eles, "por motivos pessoais, tenham 
usado as colunas desta folha para faltar com a devida aten-
gao a quern e merecedor de todo respeito e acatamento". 

O Suplemento Infantil, reaparecendo, foi definitivamen-
te extinto apos a edigao de 3 de setembro. Comegara, assim, 
nova descensao, diminuindo, inclusive, para 16 e, depois, para 
12 paginas, as edigoes dominicais, que, apesar disso, passa-
ram a ser vendidas a 400 reis. 

Retornando as suas fungoes, viu-se Gilberto Osorio de 
Andrade, em Janeiro de 1940, a escrever cronicas e mais cro-
nicas e logo divulgou a serie de artigos intitulada "A Ama
zonia na Exposigao Nacional". Como chamariz de le?tores, a 
empresa resolveu que as assinaturas renovadas dariam direi-
to a doze romances por ano, bastando o interessado devolver, 
cada mes, todos os jornais lidos. Na mesma data —̂  1 de 
margo — baixou para 60$000 o prego da assinatura anual 
destinada ao Brasil e paises da Uniao Panamericana. 

Apenas 24 paginas teve a edigao de aniversario de 1940, 
em quatro cadernos, um dos quais dedicado a Bahia. Do 
editorial comemorativo constava o topico abaixo: 

"Antes de tudo existe um dever e sera preciso estar sem-
pre vigilante para nao Ihe faltar nem o trair: o dever de 
servir a opiniao publica, o Estado e a Nagao. Os que fazem 
um jornal abdicam de quaisquer interesses individuals e so 
visam ideias, doutrinas, normas que se tornaram o progra
ma coletivo do jornal. Os trabalhos sao diarios, asperos e 
anonimos. Dia e noite as nossas salas e as nossas oficinas 
nao param. O publico que adquire o seu jornal pela manha 
mal pode imaginar o que ele custou a varias pessoas em tra
balho e dedicagao. Os sacrificios decorrem das condigoes da 
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industria jornalistica, sempre pronta a se onerar para ser-
vir o publico, sempre com a necessidade de services novos 
e sempre disposta a realiza-los sem o pensamento de quais-
quer lucres ou compensagoes. Temos a certeza de que nun-
ca fugimos diante dos deveres, trabalhos e sacnficios que 
sac proprios da vida do jornal". 

As edigoes dos dias uteis apresentavam, entao, seis pa-
ginas, e oito as dominicais, variando para dez. Devido ao 
re ta rdamtnto do embarque do papel linha-dagua encomen-
dado, viu-se o matutino, a partir de 8 de maio, na contingen-
cia de usar papel BB, reduzindo, portanto, alguns centime
tres na estatura, situagao que perdurou ate 13 de junho. A 
21, a vendagem avulsa geral foi estabelecida em 400 reis. 
Do dia 31 ate 10 de agosto sairam, come experiencia, edi
goes em tabloide de oito paginas. Liam-se, na primeira celu-
na da ultima pagina, artiges de Gilberto Freyre e dos reda-
tores Silvino Lopes (de velta de Timbauba, onde passara 
alguns meses, a servigo do Recenseamento) e Jose Cesar 
Borba. Outre redator da epoca: Rui Duarte, ao passe que 
Nelson Firme dirigia a sucui'sal da empresa em Joae Pessea, 
Paraiba. 

Chegade 1941, Charles J . Role iniciou, a 11 de Janeiro, 
a serie "A estrategia da guerra pelo radio", e Artur Alves 
Barbosa assinava, depois, a "Cronica Lusa". Acentuando-se 
a decadencia, nao houve, no referide ane, edigao especial de 
aniversario. A 23 de abril comegou frei Romeu Perea a divul-
gar artiges sob o titule "Frei Caneca macae?", para termi-
nar substituindo-o pelo seguinte: "Sim, sr., frei Caneca nao 
era magae", rebatende opinioes em contrario dos historia-
dores Mario Melo, que escrevia no Jornal do Commercio, e 
Aurine Maciel, este no proprio Diario da Manha. A polemica 
prosseguiu ate 25 de male, quande e ilustre carmelita lan-
gou e ultimo artigo. 

Vigerou o tipo tabloide, novamente, no periedo de 3 a 
15 de Julho. Nesse mes, a partir de dia 12, entrou a divul-
gar, em datas indeterminadas, curiosas reportagens ilustra-
das, sobre diferentes angulos da vida do Recife, sob o titule 
generice "Revista de Pernambuco", com a assinatura, prin-
cipalmente, de elementes do corpo redacional. Inicieu-as 
Carlos Leite Maia, seguido de Silvino Lopes, Gilberto Osorio 
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de Andrade, Zito Mota, Jorge Paula Romeu, Francisco de 
Assis, Jose Aristides (18), Mario Sete e Saul. 

No dia 13 de julho de 1941 ocorria mais uma modifica-
qao nas turmas administrativa e redacional do orgao, que 
ficaram assim constituidas: diretor-presidente — Pedro de 
Sousa; diretor — Oscar Carneiro; tesoureiro — Cicero de 
Sousa; redator-chefe — Gilberto Osorio de Andrade; reda-
tor-secretario — Silvino Lopes; redator — Patricio Saraiva; 
gerente — Joao Manuel Lopes. Voltou a circular com oito 
paginas nos dias uteis e doze aos domingos, restabelecida a 
de "Literatura", alternada com a "Vida Internacional". Veri-
ficaram-se alteragoes de pequeno porte na materia geral, me-
Ihorando, inclusive, o service de ilustragoes, enquanto Alta-
miro Cunha restabelecia a cronica social. Adotou, a 7 de 
setembro, diferente tabela de assinaturas, a saber: ano — 
705000 (depois, 75S000); semestre — 40$000. Logo mais, de 
27 de novembro a 13 de dezembro, vigorou outra vez o for-
mato tabloide, de oito paginas. 

No ultimo mes do ano iniciava-se uma serie de artigos 
de Carlos Lacerda, a respeito dos japoneses no Brasil, e o 
redator Luis Luna apresentava a segao "As Coisas da Cida-
de", assinando-a com as iniciais. Em margo de 1942 deixou 
de figurar, no expediente, o nome de Oscar Carneiro. 

Nao obstante se declarasse "retemperado para prosse-
guir nas suas atividades pelo bem comum, sem desfalecimen-
tos ou deslises", o Diario da Manha continuava a cair, circu-
lando com seis paginas, ate nos domingos, excluida de novo 
a edigao especial de aniversario. Suspendendo a circulacao 
a 16 de julho, ressurgiu dez dias apos, como semanario, o 
formato um pouco diminuido, vindo a adotar. em definitivo, 
o modelo tabloide, com oito paginas (19) . Apesar disso, 
devido a "situagao cada vez mais dificil", em combinacao com 
outros matutinos, elevou o preco do exemplar para S600. 

Afastaram-se os redatores Gilberto Osorio de Andrade 
e Silvino Lopes. E o tradicional diario da revolugao de 1930, 
perdida a sua expressao de combatividade, passada a sua 

(18) Depois de ter prestado servigos ao Diario da Manha e a outros 
jornais, Jose Aristides de Figueiredo Lima, excelente companheiro de 
trabalho, desapareceu, misteriosamente, sem que se tivesse qualquer noti-
cia de sua morte, que ocorreu, decerto, por dipsomania, relegado a indi-
gencia. 

(19) Ja entao, dadas as dificuldades da empresa, se havia vendido 
a maquina impressora grande, uma das melhores do pais . Dai por diante, 
o jornal ficou sendo impresso em rotoplana. 
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atuagao exponencial na imprensa pernambucana, arrastava-
se, ingloriamente, numa existencia apagada, quase nula, 
saindo aos domingos, com tiragem minima, para meia duzia 
de leitores. Assim prosseguiu, tendo como materia indefec-
tivel a "Cronica Lusa", de A. Alves Barbosa; a secao "Do 
lar e para o lar", de Augusta Emilia L. Alves Barbosa, que 
fazia questao de juntar ao nome o pseudonimo: Lea de Por
tugal; as "Reminiscencias", de O. P . ; as cronicas: de Cine
ma, por Bartolomeu Bastos, e de Radio, pelo redator especia-
iizado Jose Edison; sueltos e o costumeiro noticiario, tudo, 
porem, reduzido. 

Circulou o Diario da Manha semanalmente ate 6 de feve-
reiro de 1944. Tornou-se outra vez diario, mantendo, contu-
do, o formato tabloide, vendido o exemplor a CrS 0,30 (em 
vigor o padrao monetario Cruzeiro). Criou-se, apesar de tudo, 
um Suplemento de seis paginas, aos domingos, dirigido por 
Aderbal Jurema, com bastante espaco dedicado a Literatura, 
inserindo produgoes de Austro Costa, Willy Lewin, Esdras 
Farias, Brito Alves, Tenorio de Cerqueira, Hermilo Bcrba 
Filho, etc. Durou pouco tempo. Era redator-secretario Euge-
nio Coimbra Junior; redator radiofonico, Romildo Quiroga; 
noticiarista, Pajuaba Neto; revisores, Carlos Luis de Andrade 
e Jorge Medeiros de Sousa; chefe das oficinas, Josaf'i Rosas. 

Ainda publicou-se diariamente ate o ultimo dia do ano. 
Retornou a 7 de Janeiro de 1945, feito semanario, assim con-
t inuando. Mas nao foi alem da edigao de 27 de abril, quando 
ficou suspenso. 

Ano e meio depois, alguns espiritos esclarecidos entende-
ram de reerguer das cinzas o Diario da Manha, titulo que 
representava uma tradicao de luta, uma bandeira de princi-
pios. Organizada uma sociedade anonima, Costa Porto foi 
designado para a diregao daquele que se tornou orgao da ala 
dissidente do Partido Social Democratico local, destmado a 
fazer a propaganda da candidatura Neto Campelo Junior ao 
governo de Pernambuco. Lamartine de Holanda assumiu a 
gerencia. O ressurgimento ocorreu a 27 de outubro de 1946, 
com doze paginas, formato grande, custando o exemplar 
Cr$ 0,70. Lia-se no editorial "Definigao de rumos e atitudes": 

"Ao influxo das instituigSes democraticas renascentes, 
retorna o Diario da Manha ao lugar que, durante pouco mais 
de um decenio, ocupou nos quadros da imprensa de Pernam
buco. E nao sera dificil identificar certa coincidencia de obje-
tivos entre os fatores que inspiraram a sua fundagao, em 16 
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de abril de 1927, e as razoes que determinam, agora, seu 
reaparecimento, a servigo dos mesmos ideais. 

"Coube a este jornal, na primeira fase de sua existencia, 
contribuir para a formagao de uma consciencia coletiva favo-
ravel a reforma dos costumes politicos e a consecucao das 
aspiracoes que agitavam os espiritos, naquela etapa de nossa 
evolugao, constituindo o Diario da Manha, tanto pelo arJmo 
combativo e espirito de luta, como pelos modernos recursos 
tecnicos utilizados em seu feitio grafico, um marco de reno-
vagao na imprensa do Norte, que nele encontra instrumento 
sensivel as tendencias e ideias dos novos tempos. 

"Apos experiencias, em desacordo com os impulses de 
nossa indole, o pais retoma, agora, a normalidade constitu-
cional, abrindo-se, assim, nova fase a cooperagao construtiva 
entre a imprensa e os orgaos do Estado, estruturados em 
bases legitimas, sob a autoridade emanada das fontes puras 
da soberania popular". 

"Seremos um orgao de opiniao e, como tal, combativo, 
sem sacrificio, entretanto, do respeito devido ao adversario, 
enquanto digno dele. Iniciativa pernambucana e t r ibuna 
brasileira — como acentuamos, ha 18 anos, em nosso numero 
inicial — aqui estamos para dar modesta parcela de esforgo 
a obra de consolidacao das instituigoes democraticas, em que 
se empenha o governo da Repiiblica, em consonancia com os 
anseios da opiniao nacional. 

"Ao povo pernambucano entregamos, mais uma vez, os 
destinos deste jornal, certos que nao Ihe faltarao o estimulo 
de seus aplausos, nem o calor de sua simpatia". 

Comecando o artigo diario, intitulado "Retangulo de 
janela", que abria as duas primeiras colunas da segunda 
pagina, abaixo do expediente, Costa Porto quis logo deixar 
claro que ai traduzia, tao somente, os seus pontos de vista 
pessoais, acentuando: 

"O Diario da Manha reflete a orientacao de uma cor-
rente politica, de um grupo partidario; busca estabelecer 
certa media de opiniao, cujo pronunciamento se encontrara 
nos seus artigos de fundo, nos seus editorials, nos seus suel-
tos, nas diversas maneiras com que se dispoe a encarar os 
diversos aspectos da vida nacional. Esta coluna refletira 
minha maneira propria de conceituar os fatos, sofrendo as 
reagoes necessarias das ideias, prejuizos, erros de visao, pai-
xoes, tendencias ou inclinacoes que me sao exclusivos". 

O articulista declarou-se, por fim, ligado a corrente poli
tica que a folha ia defender. 
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"Iniciando a peleja pela instauragao da verdade demo-
cratica", o Diario saudou o General Eurico Dutra, "presiden-
te de todos os brasileiros", e inseriu uma saudagao de Carlos 
de Lima Cavalcanti. 

A partir da segunda edicao, foram adotadas seis pagi-
nas, vendendo-se o numero avulso a CrS 0,60. Assinaturas: 
ano — CrS 150; semestre — CrS 80. Em face da crise veri-
ficada na imprensa nacional, constituiu serio entrave a falta 
de papel que a empresa teve de enfrentar, justificando, as-
sim, o reduzido numero inicial de paginas. Todavia, espe-
rava superar os obstaculos. 

Apresentando lisonjeiro aspecto, divulgava, a par da 
materia politica — constituida de notas, comentarios, repor-
tagens locals e do interior — movimentadas segoes, a salien-
tar: "Dente de Coelho", por Frei Gil de Belem, o mesmo Sil-
vino Lopes, que, com o proprio nome, escrevia diferentes co
mentarios; notas de Jose Lins do Rego; comentarios e repor-
tagens internacionais; "Fortunato, o azarento", em quadri-
nhos; a charge "Pimenta Malagueta"; "Da mulher e para a 
mulher", etc. 

Formavam o corpo redacional: Silvino Lopes, Carlos Luis 
de Andrade, Silvestre Maia, Ubirajara Mendes, Alfredo Viei-
ra, Jaques Gongalves, Lucio Coura Gois e Julio Jesum de 
Carvalho, encarregado de "Todos os desportos". Colaboragao, 
entre outros, de Fernando Mendonca, Aderval Torres, Luis 
Gaioso, Fernando de Oliveira Mota, Melquiades Montenegro, 
Cleodon Fonseca, Fernando Tasso de Sousa, Osorio Borba, 
Nelson Firmo, Airon Rios, Angela Delouche (poesia), A. 
Alves Barbosa, Boanerges de Oliveira e Manuel Markman 
(desportos) . 

Em meio a violenta campanha politica que se vinha 
desenvolvendo, surgiu o Natal, comemorado com edigao de 
12 paginas, na primeira das quais, ladeando uma alegoria 
de seis colunas, lia-se bem elaborado editorial, dele extraido 
o topico a seguir: "Abramos, no intrincado negror da vida, 
nessa noite de encantamento e alegrias inenarraveis, uma 
clareira. Fagamos uma pausa no doloroso caminhar . . . Con-
fraternizemo-nos. Pegamos ao Rei dos Reis um pouco de sua 
infinita bondade para a Humanidade que sofre. Esquegamos, 
nesta hora de amor e de Fe, o mal que nos fizeram e implo-
remos das alturas, do Senhor dos Mundos, um pouco de pie-
dade para nos mesmos". 

A 19 de Janeiro de 1947, dia de eleigao governamental, 
encheu toda a primeira pagina um cliche do candidate Neto 
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Campelo Junior. Dias depois, findava o "Retangulo de Ja-
nela", sendo o local ocupado, embora nao diariamente, pela 
cronica "Duas palavras", de Antonio Geraldo Guedes, en-
quanto o diretor Costa Porto, eleito deputado, passou a es-
crever, do Rio de Janeiro, o comentario "Nos bastidores do 
Tiradentes". Em fevereiro iniciava-se a secao "A alma das 
ruas", de cronicas ligeiras, assinadas por Ariel. Outros cola-
boradores: Andrade Lima Filho, coronel Vilaronga Fonte-
nele, Jader Torquato, Gasparino da Mata, autor de curiosas 
reportagens, etc. Por outro lado, travava-se acesa polemica 
com a Folha da Manha, em torno da sucessao governa-
mental . 

Comemorando o 20*̂  aniversario, edigao de 18 paginas, 
escreveu o editorialista: "Hoje mais do que nunca, os nossos 
propositos de lutar sao firmes e decididos. Nascemos para o 
combate. E nada nos desviara do nosso grande destino. A 
nossa marcha foi interrompida, e verdade, mas a nossa vida 
nao se extinguira jamais. Um ano a mais. E a nossa vida 
continua". 

Estava feito gerente Josafa Rosas, sendo redator-secre-
tario Hibernon Vanderlei. A cronica parlamentar achava-se 
a cargo de Adson Pacheco de Oliveira; Guerra de Holanda 
redigia o "Bazar de Gringo". Faziam reportagens Fernan-
des de Barros e Valdemir Maia Leite. Colaboragao de Flavio 
Guerra, Lourenco Marques ("Um dia atras do outro"), Mel-
quiades Montenegro, Arnobio Graca e J . Lopes de Oliveira. 

Um reparo na maquina de impressao, a 14 de setembro, 
fez reduzir, novamente, o formato do Diario, aumentando o 
numero de paginas, em compensagao, para doze, diariamen
te . Mantiveram-se as secoes anteriores, colaborando no su
plemento dominical, entre outros, Helio Augusto, Fialho de 
Oliveira, fidison Regis, Joel Pontes, Potiguar Fernandes, 
Guerra de Holanda, Julio Barbosa ("Cronica da Semana") 
e Valdemir Maia Leite (poesia) . 

Outra alteracao veio a ocorrer a 25 de dezembro, no cor-
po administrative, cuja diregao foi transferida a Hibernon 
Wanderlei e Virginio Novais, sendo gerente Joaquim de Oli
veira. Na redagao; Josimar Moreira de Melo, secretario, pou-
co depois substituido por Silvino Lira; Mucio Uch6a Caval-
canti e outros. Na revisao: Leocadio de Morals (depois, re
porter), Jamesson de Araiijo e Americo Torres. 

Ja em Janeiro de 1948 reduzia-se o numero de paginas, 
suprimidos, aos domingos, o Suplemento Literario e diversas 
segoes. 
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Mais a lguns meses de circulagao e, a 13 de maio, Cons
t an t ino Maranhao tornou-se presidente da empresa, "dentro, 
porem, do mesmo programa de jornal combativo, livre e de-
moc ra t a " . Assumiram a secretaria e a gerencia, respectiva-
mente , Geraldo Seabra e Silvio Mariz, ficando Josafa Rosas 
n a chefia das oficinas. O ma tu t ino readquiriu o formato 
grande, passou a circular com seis paginas e estabeleceu em 
Cr$ 0,60 o prego do exemplar . Colaboragao dos padres Public 
Calado ("Comentarios par lamentares") e Petronilo Pedrosa; 
de Costa Porto e Silvino Lopes. 

Foi, igualmente, cur ta essa fase, que terminou a 1 de 
agosto de 1948, ficando, entao, suspense, mais uma vez, o 
ex-brilhante orgao de duas decadas a t r a s . 

Numa ousada tenta t iva de reerguimento, organizou-se, 
a 26 de margo de 1950, a Empresa Diario da Manha S .A. , 
tendo como diretor-presidente Luis Filipe de Sousa Leao. 
Voltou a circulagao com extenso editorial de apresentacao, 
sob o t i tulo "Duas palavras", a destacar: "Precisamente no 
momento em que se movimentam as forcas politicas nacio-
nais pa ra os embates da sucessao presidencial, o Diario da 
Man ha re torna a sua tradicional posicao de tr incheira de 
combate pelas reivindicacoes do povo". 

Dizia-se " in te i ramente alheado de bandeiras politico-par-
t idarias" , mas vigilante "pelos ideals de 1930", postos "a 
margem pelo recrudescimento do eleitoralismo", que amea-
gava "reviver o imperio das oligarquias incompativeis com 
OS principios democrat icos". Seria impaicial, ad iantando: 
"Essa imparcialidade, porem, sera a imparcialidade da jus-
tiga, que e a parcialidade do direi to". 

O corpo redacional, tendo a frente Edison Regis como 
secretario, compunha-se de Geraldo Seabra, Everardo Vas-
concelos, Aderbal Mendonca, Paulo da Cunha Pedrosa, Luis 
Rocha, Oscar Gurgel Tosta da Silva, Guerra de Holanda, au-
tor da secao "Tico-Tico no Fuba", Artur Maciel e NJlson Sa-
bino Pinho, os dois ultimos na par te desportiva. Logo depois 
chegavam Leocadio de Morals e J . Barradas de Crasto. 

Passou a ser vendido, avulsamente, a CrS 0,80 nos dias 
liteis, estabelecendo, logo mais, os precos de Cr$ 200 e CrS 
120, respectivamente, pa ra as ass inaturas anua l e semestral. 
Novas secoes surgiram, inclusive a "Coluna Social Progres-
sista"; "Lavoura e Criacao"; "Malhando em ferro-frio", por 
E . v . ; "Reminiscencias & Atualidades", a cargo de L. C ; 
"Bau de Turco", por Salim; "O conto do dia"; "Coluna Uni-
versitaria"; "Bancada dos Ausentes" (quadro dos deputados 
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faltosos as reunioes da Assembleia Legislativa); "Radio — Ci
nema — Teatro — Festas" e "O Diario em Olinda", por Geral-
do Cavalcanti. Reportagens de Telha de Freitas e Jose Emi-
dio de Lima; artigos de Otoniel Marinho Espindola; e, por 
fim, as sensacionais cronicas literarias de Canario Silva, que 
nao era outro senao Nertan Macedo de Alcantara. 

Nessa ultima fase, o Diario da Manha (20) v iveunove 
meses. Chegou a sair com doze paginas nos dias liteis, mas 
terminou com seis, reduzida a circulacao, os anuncios rare-
ando, ate que deixou de existir definitivamente, sendo a der-
radeira edicao divulgada a 31 de dezembro de 1950 (21) (Bib. 
Piib. Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe.) . 

1928 

METIO-DIA — Vespertino Independente — Surgiu no dia 
18 de abril de 1928, em formato acima de medio, com quatro 
paginas de seis colunas. Diretores — Joaquim Teopompo 
Moreira e Severino Nunes Lins; redator-chefe — Estevao 
Ribeiro. Confecao material da tipografia do Correio-Jor-
nal, por arrendamiento. Assinatura anual — 36S000: semes-
tral — 20S000. Prego do exemplar — 100 reis. 

Seu artigo-programa findou com o seguinte topico: 
"Bussolar ideias sas, abstraindo-se dos individuos que as 
apoiam ou combatem; constituir um reduto inexpugnavel 
onde o povo, carecido de amparo e estimulo para colaborar, 
sinceramente, na obra de remodelagao de nosso sistema po
litico-social, esteja ao abrigo das violencias e das explora-
Qoes; verberar o erro e o sofisma, exalgar o merito e a virtu-
de — em uma palavra — viver para a verdade e pela verda-
de — eis o que ansiamos". 

Logo nas primeiras edicoes, o irrequieto diario empreen-
deu acesas campanhas, em linguagem violenta, especialmen-
te contra o quebra-j arras higienico do Departamento de Saii-

(20) Na "bela epoca" da pr imeira existencia, a empresa fSz cditar, 
al^m do Diario da Tarde e da Follia da Noite, es tudados paginas adiante, 
OS seguintes periodicos: em 1930-31, a revista P'ra Voce; do 1934 n 1937. o 
Anuario de Pemambuco e o . . . do Nordeste e, em 1940, o Jomal da In-
d^strla e da Agricultura, estudados, a pr imeira , no Vol. VIII e os outros 
no Vol. IX desta obra, a sercm publicados opor tunames te . 

(21) Muitos anos decorridos, voltou a liga o Diario da Manha, feito 
semanario das segundas feiras . Ainda esta c i rculando e m 1967. 
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de Publica, enquanto criticava, acerbamente, os dirigentes 
do Diario da Manha, ao qual chamava "Diario da Pedrosa". 

A par da materia sensacionalista, noticiario e comenta-
rios ligeiros sobre assuntos gerais, Meio Dia manteve, por 
algum tempo, a cronica literaria "Gente de toda especie", 
por Ariel; a quadra satirica "Pancadas de cego", assinada 
por Bom de Veras; e, depois, "Julgamento" (sobre livros), 
por Dilciades Pajeu, as quartas-feiras. As paginas centrais 
so cont inham anuncios, ainda sobrando alguns para as 
externas . 

Modificara-se, a certa al tura, o corpo de responsaveis 
pela publicagao, descendo Teopompo Moreira para a fungao 
de redator-secretario, subindo Manuel Maria de Crasto para 
a diregao. 

Desmantelada a maquina impressora a 2 de junho, o 
jornal omitiu-se, para uma semana de reparos. Ao voltar 
a circulagao, fe-lo com irregularidade. A 7 de julho apare-
cia, no cabegalho, um diretor-substituto — o poeta Fernan-
des da Costa. 

Enfrentando situacao financeira desesperadora, sem 
esperancas de soluciona-la, Meio-Dia nao pode ir alem do 
n° 51, de 12 de julho (Bib. Pub. Est.) (1) . 

NOVIDADES — Diario matut ino, circulou o n° 1 a 22 
de maio de 1928, em formato grande, a sete colunas de com-
posigao, com quatro paginas, havendo instalado redagao, 
escritorio e oficina na Praca Joaquim Nabuco n° 167. Dire-
tor — Pedro Brandao; redator-chefe — Abdias Cabral de 
Moura; gerente — Ernesto Lega. Assinava-se a 24S000 por 
ano (40$000 para o exterior), custando o numero avulso 
$100. 

"Orientado, unicamente, por profissionais de imprensa, 
— lia-se no editorial de apresentacao — desejamos ser, prin-
cipalmente, um jornal informativo, obedecendo aos proces-
sos modernos da imprensa. E, na parte opinativa, um orien-
tador honesto do povo. Nao objetivamos, por esta razao, 
obter as nossas gragas no enfileiramento a corrente dos 6r-
gaos que se dizem de oposigao, como nao nos seduzem os 
aplausos ou atencoes do governo, porque nao iremos correr 
parelhas com os que Ihe batem incondicionalmente palmas. 
Se o publico der solidariedade a este programa, teremos satis-
feitos OS nossos propositos". 

(1) Colegao desfalcada 
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Sobretudo noticioso, contendo servigo telegrafico e ligei-
ros comentarios, Novidades, ao contrario dos congeneres, 
manteve, nos dois primeiros meses, cabegalho, em grandes 
caracteres, nao so nas 1^ e 4^ paginas, mas tambem nas 
centrals . Aos domingos, a edicao fazia-se acompanhar do 
Suplemento Semanal Ilustrado, impresso no Rio de Janeiro 
e comum a numerosos jornais do pais. 

Inseria secoes interessantes, como "Perfis de figuroes", 
soneto humoristico, de Ferino, e "Coluna do Diabo", cronica 
de assuntos gerais, a cargo de Abdias Moura. Fez campanha 
cerrada contra a instituicao dos "dias disso e daquilo", mui-
to comuns a epoca, e criou o jornal cinematografico "Novi-
dades-Film", mensal, que nao passou da primeira "exibicao". 

Deixou sua funcao, a 23 de julho, o redator-secretario 
Mario Magalhaes, acompanhando-lhe o gesto o gerente e os 
reporteres e noticiaristas For tunato Chaves Martins, Nelson 
Paixao e Antonio Chaves Martins, todos fundadores. No ca-
begalho passou a figurar: "orgao Informativo e Indepen-
dente" . Em agosto, precisamente a comecar do dia 8, dimi-
nuiu alguns centimetros na estatura e reduziu a largura das 
colunas. 

A 1° de Janeiro de 1929, "por motivos particulares", 
Pedro Brandao deixou a direcao. E que, incurso na Lei de 
Imprensa, fora sentenciado a seis meses de prisao e mul ta 
de 2.500S000, grau minimo do artigo I, n° 2, ult ima parte 
do decreto 4743, de 31 de outubro de 1923, processado pelo 
administrador dos Correios, porque seu jornal publicara 
algumas cartas de leitores, que denunciavam irregularidades 
naquela reparticao. 

Assumiram a direcao Abdias Cabral e Guedes Alcoforado 
Filho, constando do cabecalho: "Matutino Informativo e de 
Livre Opiniao. Nem Oposicao Sistematica, nem Governismo 
Incondicional". Mais alguns dias, lia-se: Propriedade de 
Cabral de Moura & Cia. Novos redatores — Jose Hoel da 
Nobrega Simoes e Jose Neves Sobrinho; reporter policial — 
Arquimedes de Albuquerque, logo mais substituido por Fran
cisco Floro de Albuquerque Leal. A cronica desportiva acha-
va-se a cargo do sargento Hugo de Morals. No dia 14 afas-
tava-se Guedes Filho, porque ia dirigir outro jornal . 

A segao "Na Sociedade" passou a constituir uma especie 
de abrigo literario, divulgando cronicas e poesias assinadas 
por Gasi Nobre (Nobrega Simoes), Falira (pseudonimo de 
Josefa Pereira de Lira) ; Cilro Meigo (Arquimedes de Albu-
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querque) , Eneas Alves e Alfredo Bri to. "Na Bigorna" foi 
u m a segao humorlst ica assinada por D. Fradique. 

Noticiando, a 20 de Janeiro, a confirmagao, pelo Tribu
nal, da sentenca contra Pedro Brandao, a ser cumprida n u m 
dos quarteis da Forga Publica, escreveu um comentarista: 

"Pedro Brandao por esses dias ira pagar no carcere o 
desafio de por a sua inteligencia a servigo de Pernambuco 
e, quiga, do Brasil . Se, em vez de fundar e orientar um jor-
nal livre, do povo e para o povo, tivesse vendido a sua pena 
as gamelas governistas, outros fados Ihe c o r r e r i a m . . . Na 
prisao, pelo crime unico de se julgar livre n u m pais que se 
diz livre. . . " Novidades, ent re tanto , continuava a ser "a val-
vula" por onde escapassem "os gemidos do povo, cansado de 
sofrer, farto de ser explorado". 

Uma semana depois, a 29, ocorria nova alteragao na 
par te administrat iva: Propriedade e diregao de Morais & 
Sousa, esclarecendo a redacao: "Nao se responsabiliza por 
qualquer fato publicado antes da administragao dos novos 
proprie tar ies" . "Vai viver do povo e para o povo". 

O matu t ino tornou-se mais movimentado, com artigos 
em manchete e novas secoes: "Irreverencias", de Chico Peba; 
"Na cozinha dos jornais", por J . Revisor; "Boletim Espiri-
tua l" ; "Seteiras" (humorismo), a cargo de Sagitario, e 
"Pancadas" , de Filho da Candinha. "Na Sociedade" apare-
cia com novos nomes: Joao Rufino, J . B . de Santa Rosa 
(revisor) e William. Houve, tambem, uma "Segao Infanti l" , 
pequena e acanhada , sob a responsabilidade de Jose Barto-
lomeu. 

A comegar de 9 de fevereiro, lia-se, apenas, no cabega-
Iho: Direcao de Apio de Sousa. Na vespera, t inha sido ini-
ciada u m a enquete, para auscultar a opiniao publica quan-
to ao sucessor do governador Estacio Coimbra. Depois, 
divulgava um manifesto do lider revolucionario Luis Carlos 
Prestes, fazendo-lhe a apologia em comentario a pa r t e . 

Atacando o governo federal, lembrou a redacao, a 26 de 
margo, a necessidade de "uma di tadura honesta, firme e 
forte, que saiba punir os Bernardes; ou, por nossa propria 
culpa, cairemos sob o regime do chicote, ja ensaiado com 
alguma cerimonia propria das coisas n o v a s . . . " 

Dificuldades financeiras sobrevieram. Fez-se um concur-
so de anuncios comerciais, visando a melhorar a situagao, 
mas nao deu resultado, e o independente matu t ino encerrou 
suas atividades com a edigao de 14 de abril de 1929. 
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Circularam ao todo, em pouco menos de um ano, 277 
edigoes (Bib. Pub. Es t . ) . 

O GLOBO — Diario matu t ino de opiniao liberal, apare-
ceu no dia 18 de agosto de 1928, em formato grande de seis 
colunas, com quatro paginas . Diretor — Ascendino Neves; 
redator-chefe — Jose Firmo; redator-secretario — Jose Ne
ves Sobrinho; redator de assuntos internacionais — J . 
Nachbin; reporter fotografico — Osvaldo de Melo; gerente — 
Jose Lindolfo Silva; sub-gerente — Jason Falcao. 

Tratava-se de jornal "eminentemente informativo, acima 
de quaisquer injundoes de ordem politica, com livre modo de 
pensar sobre os partidos organizados e por se organizar, sem 
odios nem rancores que alteram o senso analitico dos profis-
sionais da imprensa, sereno, usando uma linguagem compa-
tivel com a educagao dos que o dirigem e com a exigencia 
dos novos rumos da cultura moderna". 

Acentuou o editorial de abertura: " . . . nao seremos, en-
t re tanto , um orgao apatico, sem vibragoes, que se descure 
dos problemas afetos a fiscalizagao de todo jornal indepen-
dente" . 

" . . . t an to as oposigoes como os governos que transgre-
direm as normas equitativas do bom senso e da tolerancia, 
do direito e da justiga, da moral e da lei, tomando atalhos 
nocivos a evolugao geral do pais, estarao, implicitamente, ao 
alcance das nossas censuras patrioticas". 

No segundo numero, Joao Monteiro iniciou a segao 
"Kodak", escrevendo, inicialmente: "Um jornal e sempre 
u m a nova esperanga. Salvo o jornal governista. £sse nao 
e jornal . Nao e imprensa. t, gazeta de chaleirismo e alco-
vitice. Imprensa quer dizer um oficio nobre, um sacerdocio, 
um apostolado, uma religiao, um sacrificio. E o que nao for 
isso nao e imprensa. fi contrafagao da imprensa". 

Expressiva manchete, no terceiro numero, dizia: "O povo 
do Nordeste esta criando uma mentalidade, nao diremos 
revolucionaria, mas de indisciplina aos erros viscerais das 
t iranias brasileiras. £ um grande passo dado". 

Apresentou variado noticiario, artigos diversos, sueltos 
e reduzido servico telegrafico. Boa messe de reclamos co-
merciais. 

Ao que tudo indica, terminou com o n.° 3 a existencia 
d'O Globo, tao bem iniciada (Bib. Pub. Est.) . 

DIARIO DA TARDE — De aspecto moderno, impressao 
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nitida e a traente , formato grande, seis paginas, iniciou sua 
circulagao no dia 17 de dezembro de 1928. Propriedade da 
firma Lima Cavalcanti & Cia., foi a chefia da redagao en-
tregue a Jose Campelo. Prego do exemplar — 100 reis. 

Apresentou bem fundamentado editorial, declarando: 
" . . . o Diario da Tarda, se nao aparece a populagao do Reci
fe com o cartaz de um programa extenso e complicado, tal 
como a plataforma dos nossos governos, sabera servir aos 
seus leitores com a boa vontade, o desassombro, a coragem 
e a exuberancia de trabalho que sao as causas essenciais 
do exito do Diario da Manha, de propriedade e diregao da 
mesma empresa que funda, hoje, o Diario da Tarda. 

"Esperamos dar aos leitores do Recife, todas as tardes, 
a reportagem de sensacao, viva, movimentada, que corres-
ponda a intensidade vertiginosa da vida moderna; o comen-
tario ligeiro, a noticia rapida e um grande servigo telegra-
fico vespertino, mas service autentico, transmitido de ver-
dade pela Western". 

" . . . nao prescindira da politica. O jornal que e verda-
deiramente jornal, o jornalista que vive do povo e para o 
povo e nao solicita ou recusa os favores dos governos impa-
trioticos e desonestos, estara sempre contra todos os erros 
e crimes das administracoes que envilecem a nagao e desmo-
ralizam a Republica. 

"Nos brasileiros atingimos aqu^la etapa historica em 
que OS povos anseiam por se reintegrar nos seus destinos 
democraticos pela vitoria do sufragio livre ou pelo sangue 
generoso das revolucoes libertarias. 

"A imprensa, refletindo a opiniao publica, nao pode su-
bir o curso da corrente. . . Ha de ir com os anseios do povo 
e servir aos interesses do pais". 

Ainda na primeira pagina inseriu vibrantes saudagoes, 
recebidas por via telegrafica, de Luis Carlos Prestes e Mau-
ricio de Lacerda, dirigindo-se, este, "ao espirito e ao coragao 
dos nordestinos, concitando-os a confiar nos ideais de reden-
gao da Patr ia escravizada ao jugo das oligarquias funestas 
e avi l tantes". 

O Diario da Tarda, que veio secundar a atuagao politica 
do matut ino seu irmao, na campanha politico-revoluciona-
ria, teve grande acolhimento entre os leitores, circulando 
largamente . Alem da materia enunciada, inseria: "resenha 
e tradugao dos ultimos jornais europeus"; cronica social de 
Willy Lewin; conto diario, sob o titulo geral "Mil e uma 
noites", e, ao pe da 3.^ pagina, em cinco colunas, circulado, 
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artigo de colaboragao, ora de Elfego Jorge de Sousa (o pri-
meiro), ora de Eudes Barros, Gaspar Uchoa, Tristao de 
Lima, Leonardo Mota, Josue de Castro, Paulino de Andrade, 
Sanchez Saez, Agripino da Silva, Josias Leao, Jarbas Peixoto, 
Joao Barreto de Meneses, Agripino Grieco, Nicolas Olivari, 
Teodoro Lins, Manuel Caitano, Austro Costa, etc . 

As segundas-feiras, durante algum tempo, a primeira 
pagina era ocupada pela secao "Todos os Sports" . Em julho 
de 1929, instalava-se, as quintas-feiras, a secao "Leituras In-
fantis", com llustra^oes de Mario Tulio e cliches de criangas. 
Prolongou-se bastante, chegando a encher uma pagina. 

A proposito da passagem do primeiro aniversario, salien-
tou o articulista, a 17 de dezembro: "O record que batemos, 
diariamente, na venda avulsa de nossas edigoes, maior que 
a imprensa desta capital, ma tu t ina e vespertina somada con-
juntamente , testemunha, com eloquencia matematica, a pre-
ferencia que merecemos do publico pernambucano" . 

No ano de 1930, comecou, a 6 de maio, a publicagao de 
"Minha vida", por Leon Trotzky. A 1° de agosto, quando 
a cidade se encheu de panico, em face dos acontecimentos 
fronteiros a matriz da Boa Vista, por ocasiao da missa em 
sufragio da alma de Joao Pessoa, o redator-chefe Jose Cam-
pelo foi intimado, pelo Chefe de Policia, a usar l inguagem 
moderada a respeito do que houvera. Ao circular, naquele 
dia, o Diario da Tarde exibiu um quadro em cinco colunas, 
ao pe da primeira pagina, no qual se lia: "Aqui deviam 
figurar as nossas palavras de indignacao pelas violencias de 
hoje". A edicao do dia seguinte divulgou, ocupando toda a 
primeira pagina, excelente fotografia do extinto presidente 
paraibano, tirada, na semana anterior, por Louis Piereck. A 
ult ima pagina, porem, veio toda em branco, so com o cabe-
galho e manchete . 

Por ocasiao do movimento revolucionario de outubro, a 
folha deixou de circular tres dias, por falta de energia ele-
tr ica. Lancou, porem, um Boletim, no dia 6, anunciando a 
vitoria da Revolugao em varies Estados. Tendo Carlos de 
Lima Cavalcanti assumido a chefia do Governo Estadual, 
subiu Caio de Lima para a direcao, tambem, do Diario da 
Tarde, transformado em orgao oficioso. 

Na data do segundo aniversario, lia-se: "Em dois anos 
de luta continua e incessante, perseguido na pessoa dos seus 
diretores, redatores e auxiliares outros; violentado no seu 
direito de circulagao e liberdade de critica aos desmandos 
dos governos; fechadas, para a sua reportagem, as fontes de 
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informagoes de quase todas as repartigoes publicas, jamais 
o Diario da Tarde sentiu a imposigao do recuo das at i tudes 
assumidas, porque moviam o cerebro dos que o fazem o inte-
resse e a esperanga de melhores dias para a coletividade. 
Damos por bem empregados os sacrificios e as horas de per-
seguigao que atravessamos". 

A 23 de margo de 1931 passou para 200 reis o prego do 
exemplar. Continuando variado o programa de divulgagao, 
promoveu interessante concurso de robustez infantil e, a 27 
de agosto, iniciou um plebiscito popular sobre a formagao 
do Bloco do Norte. Na mesma data, o vespertino (como 
fizera o Diario da Manha) declarava haver-se associado a 
Confederagao Brasileira de Imprensa (1), destinada a "esta-
belecer intercambio intelectual entre os jornais do Sul e do 
Norte" . 

Depois da edicao de 28 de agosto, ficou suspensa a circu-
lagao do Diario da Tarde, "em virtude de uma ordem da 
Secretaria da Seguranga Publica", devido a publicagao da 
nota int i tulada "Episodic vaudevilesco", "considerada em 
desacordo com as instrucoes terminantes do Governo Provi-
sorio da Republica, expressas em circular de ordem geral, 
previamente comunicada aos interessados". E que a nota 
comentava as "atividades subversivas" do General Sotero de 
Meneses em Pernambuco, divulgadas numa reportagem 
transcr i ta da Folha da Noite, de Sao Paulo. Cumprida a 
punigao, voltou a publicar-se no dia 3 de setembro. 

A 17 de dezembro, continuava a ser um "vespertino de 
feigao moderna", que praticava "o jornalismo de combate e 
de informagoes", acentuando o articulista, a proposito da 
data do terceiro aniversario: "Diz-nos a consciencia, teste-
m u n h a d a pela confianga que vimos tendo do povo pernam-
bucano, que o Diario da Tarde nao traiu os seus amigos, nao 
abjurou os ideais pelos quais se bateu e que os principios da 
fe por um Brasil melhor, vitoriosos pelas armas dos soldados 
da Revolugao, se man tem firmes nesta casa". 

Transformada, meses depois, a empresa, em Sociedade 
Anonima, Renato Carneiro da Cunha assumiu a diregao geral. 

Pela primeira vez, foi a data aniversaria comemorada 
com edigao especial, 32 paginas, a 17 de dezembro de 1932, 
constando do editorial alusivo: 

"Raramente se apontara um tao excepcional sucesso na 

(1) Instituigao de vida efemera. 
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historia do periodismo brasileiro: o nosso jornal conquistou 
a opiniao publica de Pernambuco, com irradiagao por todos 
OS Estados do Norte, desde os primeiros dias do seu apareci-
mento, ocupando ate hoje, nesta capital, o primeiro lugar na 
tiragem da imprensa pernambucana. Gragas a Deus, conti-
nuamos sem desmerecer um so instante da confianga publi
ca, com o aumento progressive das nossas edigoes e a afluen-
cia consideravel de materia paga, de tal maneira acrescida 
que nos vimos na necessidade de publicar edigoes extraordi-
narias de oito paginas, quebrando, assim, a feigao ligeira do 
jornal para atender a consideravel procura dos nossos anun-
ciantes". 

Noutro topico afirmava o articulista nao se haver ainda 
realizado, no "Brasil, por iniciativa da imprensa e em tais 
proporgoes, uma festa crista capaz de igualar ao Natal das 
Criangas Pobres, promovido, anualmente, pela redagao do 
Diario da Tarda". 

A edigao em aprego apresentara alegoria de Manuel 
Bandeira, ocupando cinco colunas da primeira pagina, sau-
dagao do antigo diretor Carlos de Lima e colaboragao espe
cial de Paulino de Andrade, Heloisa Chagas, Aurelio Domin-
gues, Fernando Mendonga, Mayne O. Peak, Mario Pessoa, 
Francisco Ciccotti, Willy Lewin, Limeira Tejo, Mario Libanio, 
Barros Lima, Joao Barreto de Meneses e Ascenso Ferreira, 
alem das segoes costumeiras, bastante desenvolvidas e ilus-
t radas . 

O corpo redacional, alem da chefia, achava-se, entao, 
assim constituido: Eugenio Coimbra Junior, secretario; Ma
rio Libanio, Antonio Cipriano Neto, Berguedof Elliot, Gentil 
Porto e Ivo Augusto, encarregado da segao desportiva, sendo 
revisores Landulfo Medeiros, Francisco Floro de Albuquerque 
Leal e Manuel Pontual de Melo. 

Em diversos postos da redagao, ja haviam servido: Luis 
de Barros, Jose de Alencar, filfego Jorge de Sousa, Eudes 
Barros, Joaquim de Oliveira, Hamilton de Oliveira, Evaldo 
Pimenta, Alvaro Palhano de Jesus, Newton Barbosa Pinto 
e Josue de Oliveira; na revisao: Gumercindo Cabral de Vas-
concelos, Adalberto Maciel, Sanelva Ramos de Vasconcelos e 
Luiz do Nascimento. 

Seguindo em tudo as diretrizes do Diario da Manha, o 
vespertino circulava ininterruptamente, proporcionando ma
teria variada, sobretudo reportagens sensacionais. 

A edigao de aniversario de 1933, a 18 de dezembro, reu-
niu 24 paginas, contendo alegoria de Manuel Bandeira, ou-
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t ras ilustragoes, e trabalhos, em prosa e verso, assinados por 
Limeira Tejo, Esdras Farias, Cavalcanti de Carvalho, Josefa 
de Farias, Mateus de Lima, Aurelio Porto, Nibellung de Araii-
jo, Barros Lima, Araujo Filho, Paulino de Andrade, Odorico 
Tavares, Estevao Pinto, Joaquim Cardoso, Austro Costa, Eval-
do Coutinho, Silvino Lopes, Samuel Campelo, Agripino Grie-
co, Adelmar Tavares, Paulo (do Couto) Malta Filho, Altamiro 
Cunha e Josue de Castro. 

"Como imprensa moderna, rapida e sintetica — escre-
vera a redagao — raramente se apontara na historia do jor-
nalismo do Norte uma vitoria tao completa como a que, mo-
destia a parte, conseguimos nestes cinco anos". 

Por sua vez, proclamava o irmao mais velho, de publica-
gao matu t ina : " . . . irradiando a sua atuagao por todo o 
Nordeste, tcm (o Diario da Tarde) uma atuagao, no nosso 
periodismo, assinalada pelas mais empolgantes campanhas 
jornalisticas promovidas em favor da prosperidade e da gran-
deza de Pernambuco". 

A 24 de outubro do referido 1933, precedendo o noticia-
rio d' "A Vida na Sociedade", iniciou Joao-da-Rua-Nova, ou 
seja, Austro Costa, a segao "De Monoculo", de sonetos sati-
rico-humoristicos, que somou, ate 6 de abril de 1934, 121 pro-
duQoes. Uma segunda serie, em diferente colocagao, teve ini-
cio a 7 de novembro, prolongando-se ate 9 de julho de 1935, 
num total de 159 sonetos. Continuando a difundir "o humour 
ingenuo e o frivolo epigrama", a pedido dos "leitores Ihanos", 
ocorreu a terceira serie a part ir de agosto do mesmo ano, 
para terminar a 11 de dezembro, contando 39 pegas de 14 
versos do melhor gosto poetico (2) . 

Na edigao do 6.° aniversario, de 24 paginas, escreveu o 
redator-chefe, Jose Campelo, inicialmente: 

"O Diario da Tarde nao tem sido, nesses seis anos de sua 
existencia, um mero orgao de politica partidaria, amarrado 
a faciosismos e incondicionalismos que por acaso pudessem 
tolher a sua agao pelos interesses publicos a que vem servin-
do, senao com mui ta inteligencia, pelo menos com calor e 
sinceridade". 

Noutro topico: "O Diario da Tarde foi fundado para a 
campanha revolucionaria contra os processes politicos e ad-

(2) Decorridos 31 anos (13 do falecimento do poeta-academico, a 
Academia Pernambucana de Letras, por iniciativa de seu presidente o 
professor Luiz Delgado, fez publicar o livro "De Monoculo', nele enlei-
xando uma selcgao daqueles famosos sonetos. 
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ministrativos que criaram para a Republica uma situagao 
clamorosa, em que deixaramos de ser uma nagao politica-
mente organizada, cuja forma republicana federativa desa-
parecera pela inexistencia do sufragio livre e o permanente 
desrespeito a sua lei estrutural". 

Mais adiante, porem, o articulista mostrava-se desiludi-
do, dizendo, francamente: "Estou alias, convencido, e esta 
conviccao e cada vez mais forte em minha consciencia, de 
que a revolugao errou, de inicio, pelo apego as formas gover-
namentais fundadas entre as proxenetas da liberal-democra-
cia magon, irreligiosa, tumultuaria e inculta que ja nao cor-
responde a epoca de transicao social em que vivemos. Gover-
no quando muito para as epocas faceis de abundancia, em 
que o Estado pode duplicar a burocracia e transigir com os 
"affaires" escandalosos, ela nao resolve e nem sequer atenua 
as situacoes dificeis e complexas em que se debatem paises 
como o nosso. Falha a liberal-democracia na finalidade ju-
ridica e economica. E e inutil querer ressuscitar o que esta 
morto e enterrado". 

Referindo-se aos "caminhos certos" para a salvagao da 
patria, acentuou: "Teremos que busca-los no Estado integral, 
corporative, sob uma nova modalidade, embora, pelas con-
digoes do espaco, nessa sintese formidavel que o genio de 
Mussolini arrancou a teoria das elites de Mosca e Wilfredo 
Pareto e ao realismo politico e as criagoes filosoficas de Bene
detto Crose e de Bergson e tantos outros em que deparamos, 
latentes, as ideias estruturais do fascismo". 

O articulista prestou homenagem aos antigos e atuais 
diretores da empresa, lembrando, igualmente, nomes de com-
panheiros de trabalho, como Aderbal Jurema, Osorio Borba, 
Jorge Campelo, Pedro Pope Girao, Valdemar Amorim e 
outros. 

A edigao apresentou alegorias de Manuel Bandeira, na 
primeira e na ultima paginas, e colaboragao especial, entre 
outros, de Jose Eustaquio Duarte, Brito Alves, Palmira Van-
derlei, Jose Geraldo Vieira, Silvino Olavo, Sabino de Campos, 
Origenes Lessa, Paulo do Couto Malta, Azevedo Amaral, Re-
nato Mendonga, Renato de Almeida e Abelardo de Araiijo 
Jurema. 

Comegou a 24 de Janeiro de 1935 a serie de reportagens 
"Coisas da Civilizagao Yankee", focalizando o rapto do filho 
de Lindberg, servida de ampla ilustragao. Desde dezembro 
do ano transato ate o mes de margo, manteve Joao da Beira-
Mar (pseudonimo de Fernando Pio), as quartas-feiras, a se-
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gao "Clube de Tenis de Boa Viagem", tendo por sub-titulo 
"Garnet de Indiscregoes". Iniciara-se, tambem, a seqao de 
quadrinhos ilustrados "Pequenas delicias da vida conjugal", 
de George Mac Manus, ao passo que, a part ir de 12 de mar-
co (2), Altamiro Cunha instalava a sua cronica m u n d a n a 
diaria, precedendo o noticiario d"'A vida na Sociedade", onde 
permaneceu longo tempo, com ligeiras interrupgoes. Outros 
colaboradores foram surgindo, tais como Alvaro Moreira, J. 
Silvestre, Jorge Amado, Ernani Braga, Jose Cesar Borba, Al
fredo de Medeiros, Antonio Fasanaro, Leopoldo Luis dos 
Santos, Alvaro Lins, Medeiros Brito, e tc . 

A edigao de aniversario do mencionado ano constou de 
24 paginas, mas a de 1936 subiu para 26, a primeira das quais 
toda ocupada por expressiva ilustragao de Percy Lau . 

Modificara-se quase totalmente o corpo redacional, veri-
ficado o afastamento, sobretudo, de Jose Campelo, em dezem-
bro de 1935, e de Mario Libanio em outubro do ano seguinte, 
ambos vindos da fundagao. Novos redatores: Gilberto Osorio 
de Andrade, Jose Aristides de Figueiredo Lima e Jose Cesar 
Borba; revisores novos: Pedro Martiniano Lins e Simplicio 
de Mesquita. 

Acompanhando o Diario da Manha, o Da Tarde desen-
volveu, em meados de 1937, rigorosa campanha contra o 
Ministro Agamenon Magalhaes e, igualmente, contra "as ati-
vidades subversivas" do padre Arruda Camara . fiste envol-
veu o vespertino em dois processos, o primeiro por causa do 
artigo "O Monstro", divulgado a 10 de agosto; e o segundo 
devido ao editorial "O masorqueiro", do dia 21 . O entao re-
dator-chefe, Eugenio Coimbra Junior, respondeu, emi Juizo, 
pela autoria das publicagoes repudiadas e ainda inseriu uma 
nota assinada, a 22 de setembro, confirmando sua respon-
sabilidade (3), com o que respondeu a indagagoes do depu-
tado Artur de Moura, feitas atraves da t r ibuna da Assem-
bleia Legislativa. 

A edigao de aniversario de 1937 reduziu-se a 16 paginas. 
No ano seguinte, passou o vespertino, em junho, a diregao 
de Rubens Pereira de Araujo, e ja no mes de julho apresen-
tava diferente aspecto material , devido a tipagem nova ad-
quirida, melhorada a distribuigao das segoes, inclusive a par-

(2) Nao a 4 de margo, como veio a escrever o cronista, no Diario 
da Noite de 30 de dezembro de 1954. 

(3) Foi absolvido por um juri especial, a 8 de agosto de 1938. 
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te desportiva na terceira pagina e os comentarios na ult ima, 
modificado, igualmente, o servigo de clicheria, mediante boas 
montagens . Outros redatores: Caio de Sousa Leao, Carlos 
Leite Maia, Fernando Lobo e Antonio Barreto . Entre os 
colaboradores contavam-se Jose Conde, Danilo Gomes e Pau
lo Travassos Sarinho, encarregado do "Cooperativismo". A 
1.° de setembro desceu para 100 reis o prego do exemplar e 
reduziu-se de seis para quatro a quantidade de paginas, estas 
a oito colunas, mais estreitas, sem alterar-se o formato do 
papel . 

Assinalou a data do decimo aniversario uma edigao de 
16 paginas, sem a classica alegoria na primeira. Dois dias 
apos — 19 de setembro de 1938 — passou o vespertine ao 
modelo tabloide, de oito paginas, conjugadas as duas do cen-
tro, destinadas ao servigo desportivo. 

Tornou-se inexpressivo o jornal, uma vez acentuada a 
decadencia da empresa, que foi adquirida, em fevereiro de 
1939, por Pedro de Sousa. Finalmente, encerrou, "tempora-
riamente, suas atividades na imprensa nordest ina" a 1° de 
abril do mesmo ano, sob alegagoes diversas, inclusive a re-
forma de maquinas, o aumento de paginas do Diario da 
Manha e o montan te de encomendas avulsas n a oficina 
graf ica. 

Mais de dez anos decorridos, precisamente a 3 de outu-
bro de 1949, dirigido por Luis Filipe de Sousa Leao, tendo 
como redator-secretario Newton Farias, ressurgiu o vesper
t i ne . 

Na "Apresentagao", declarou o editorialista que o Diario 
da Tarde voltava a publicidade "animado, apenas, do pro-
posito de servir ao povo e defender, intransigentemente, as 
suas convicgoes", acentuando: "Jornal estr i tamente local, sem 
fugir, todavia, ao imperative do debate dos problemas que 
afligem o nosso povo, ele tem a finalidade especifica de ser
vir a populagao do Recife, expondo as suas necessidades, 
ventilando as suas reivindicagoes, mostrando aos poderes 
piiblicos as suas mazelas mais clamorosas. 

"Nao sera demais reafirmarmos aqui que nao temos 
nem teremos nenhum outro interesse a defender, que nao 
seja o interesse do povo e da cidade do Recife. Para isso 
estaremos diariamente na rua, com estas modestas quatro 
paginas, dizendo as verdades que precisam ser ditas, firam 
a quem ferir, doam a quem doer. As conveniencias nao nos 
apearao. 

"Nesse primeiro contacto com os nossos leitores, quere-
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mos deixar bem claro que as tricas da politica partidaria 
nao nos seduzem — e tanto e assim que o Diario da Tarde 
pr imara por ser um orgao absolutamente desligado de qual-
quer partido politico, pois entendemos que acima da politica 
estao OS interesses do povo". 

Procurou recuperar seu antigo prestigio entre os leito-
res, apresentando reportagens sensacionais, grandes titulos 
e materia geral variada. A terceira pagina vinha repleta de 
artigos e cronicas assinados por Luis Beltrao, Cezario de 
Melo, Melquiades Montenegro, Silvino Lira ("Homens, Ideias 
e Fatos") , Alfredo Pessoa de Lima e Geraldo Seabra ("Cama-
ra Lenta") . Outras segSes: "Politica e Politicos", por Y; 
"Teatro" por G. S. , depois, P . S . ; "Coisas de Radio", a car
go de G. , ou Geo. O servigo de reportagens estava confiado 
a Leocadio Morals e Luis Rocha, este sempre "Em dia com 
a cidade". O noticiario e comentarios desportivos ficaram 
com Nilson Sabino Pinho e Artur Maciel, saindo as tergas e 
sextas-feiras a cronica de Aladin (pseudonimo de Alfredo 
Craveiro da Costa Leite) . 

Vendia-se o exemplar a Cr$ 0,50, custando as assinatu-
ras anual e semestral, respectivamente, Cr$ 130 e Cr$ 80. 
Bastante movimentado, ainda criou novas segoes, a salien-
tar : "Um conto por dia", em rodape da segunda pagina, mas 
nao diariamente, tendo como signatarios Francisco Juliao, 
Jose Mucinic, Paulo F . de Campos Monteiro, e tc . ; "Coisas 
que acontecem", de Josimar Moreira de Melo; "Vamos acabar 
com isso?", a cargo de J . ; "Um mote por dia", de Alins (An
tonio Lins), e "Um caso por dia", de R . C . , alem da cronica 
de Ze do Recife e diferentes colaboragoes. 

A 27 de outubro, escreveu Newton Farias ao diretor da 
folha: "Pedi ao paginario que retirasse o meu nome do cabe-
galho do jornal . file figura la, como voce sabe, por sua ini-
ciativa. Ora: acontece que tem saido no seu jornal tan tas 
coisas com que eu nao concordo pessoalmente, que para mim 
seria um constrangimento continuar o nome. Falar-lhe-ei, 
pessoalmente, com maiores vagares". 

O vespertino fez cerrada campanha contra o governo do 
Estado, em editorials de grandes titulos. A 13 de novembro, 
uma edigao extraordinaria, de seis paginas, trazia as duas 
do centro em branco, somente com o titulo: "Realizagoes do 
governo Barbosa Lima Sobrinho", e uma caricatura deste, 
bem pequena, ao pe. Auxiliares da administragao estadual 
eram, por sua vez, atacados e ridicularizados, em constan-
tes comentarios. 



3 2 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

Logo no inicio de 1950, o redator-secretario Josimar foi 
substituido per Geraldo Seabra. Outras alteragoes ocorre-
ram no corpo redacional. Entrou Everardo de Vasconcelos 
com a cronica "Acontece que isto e verdade" e, depois, "Va-
mos acabar com isso?". Jose Almeida passou da revisao pa ra 
a reportagem, assinando-se Almeida Jun ior . Veio, tambem, 
Aderbal Mendonga, escrevendo "Em defesa do povo". E 
Oscar Gurgel Tosta da Silva fazia a reportagem policial. 

Circulava, entao, com seis paginas, incluindo novas se-
goes, como "Politica e politiquice"; "Ligoes de Esperanto"; 
"Conversa de rua" ; por D . Nobre; "Coisas de Radio", sob a 
responsabilidade de Charles Mendonga; reportagem de Paulo 
Antunes; artigos de Plinio Salgado e Jose Emidio de Lima. 

Voltou, contudo, ao regime de quatro paginas diarias, 
prat icamente sem anxincios e vendagem bas tante fraca. Era 
o fim. 

Atingida a edigao de 29 de abril de 1950, resolveu o 
Diario da Tarde suspender, " temporar iamente" , a circulagao, 
ate que chegasse a rotat iva encomendada. . . que nunca 
chegou (Bib. Pub. E s t . ) . 

1929 

O COMBATE — Matut ino liberal, surgiu no dia 5 de 
fevereiro de 1929, em formato de 60 x 45, com quatro pagi
nas de sete colunas, impresso em oficina propria, si tuada, 
com a redagao e a gerencia, na Travessa Matias de Albuquer
que n° 66. Diretor — Guedes Filho; redator-secretario — 
Nobrega Simoes. Assinatura anual — 30$000; para o inte
rior — 35$000; para o exterior — 50$000. Niimero avulso 
— 100 reis. 

Apresentou-se com a nota a seguir, in t i tulada "Nossa 
finalidade": "Um jornal . Um programa. Defender os espo-
liados. O povo. Esta ai a "chapa bat ida" em uso toda vez 
que vem a publico um jornal. Fugindo deste lugar comum, 
negando guarida as prorretedoras plataformas, os pernam-
bucanos que fazem este jornal limitam-se a dizer, em sinte-
se: — O Combate e um jornal de opiniao liberal. En tendam 
o nosso motivo na aureola das palavras acima e temos dito 
a nossa finalidade". 

Noutra nota, i lustrada com cliche do lider revoluciona-
rio Luis Carlos Prestes, lia-se, entre outras consideragoes: 
"Iniciamos o nosso programa dentro da Prece, cheios de Fe 
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pela grandiosidade brasileira, e somente a entendemos tra-
gando o nosso limite ao povo brasileiro com um jornal do 
povo, para o povo e pelo povo". 

Abriu a segunda pagina a segao "Na Trincheira", de 
D. Fradique, com esta quadra: 

"Para as lutas na imprensa, 
francas, sinceras, lougas, 
surge O Combate na imensa 
flam'la das claras manhas" . 

Seguiu-se a publicagao do movimentado diario, que fez 
a apologia dos lideres revolucionarios, inclusive comentando 
a seguinte frase de Assis Brasil, junto ao respectivo cliche: 
"Se OS nossos adversaries forem prudentes e tolerantes e nos 
deixarem a porta aberta, passaremos cordialmente e em paz. 
Se no-la fecharem a arrombaremos". 

A par de editorials sobre temas diferentes, de interesse 
regional, inseria reportagens ilustradas, sobretudo em cam-
panna contra o prego das carnes de charque e verde, esta 
ultima vendida no mercado ao prego de 1$500 o quilo, tendo 
tido "um aumento escandaloso de 100 reis"; noticiario geral; 
a nota "Politicando"; cronicas elegantes de Gasi Nobre (o 
redator-secretario), Marilita Pozzoli e Falira (pseudonimo de 
Josef a Pereira de Lira Cavalcanti), etc., sendo duas paginas 
so de anuncios. Colaboragao inicial de Costa Bivar e Vicen-
zo de Sena. 

Ao circular o quinto niimero, ficou O Combate suspen
se, para reaparecer um mes apos, no dia 9 de margo, em 
nova fase, permitindo "a liberdade de ideias e opinioes a 
quem quer que esteja em condigoes de esplana-las e discuti-
las, respondendo cada um pelo seu modo de pensar, inde-
pendente da nossa solidariedade". 

Fora suspense devido a uma divergencia entre os socios 
da empresa Abdias Cabral de Moura, Guedes Alcoforado 
Filho e Jose Hoel da Nobrega Simoes, que tinham adquirido 
a firma Daniel Rodrigues & Cia. a oficina onde se impri-
miram o Correio da Tarde, o Correio-Jornal, Meio Dia e O 
Globo, antes pertencente a Luis de Franga. Com a suspen-
gao, OS socios Abdias e Nobrega venderam suas partes a sra. 
Iracema Alves Neves, que assumiu a responsabilidade da 
empresa. Novo corpo redacional e administrative: diretor — 
Abdias Cabral; redater-chefe — Costa Bivar; secretario — 
Nobrega Simoes; gerente — Pedro Pope Girao. 
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Comegou, entao, incisiva campanha contra o governo de 
Costa Rego, de Alagoas. Estabeleceu correspondente na Pa-
raiba. Abriu diferentes segoes, a saber: "Faiscas" (humoris-
mo), por Trovao; "A charge do dia"; "Cofre de p6rolas" 
(transcrigao de sonetos celebres); cronica social de Alvaro 
Lins, e, depois, "Ver, Ouvir e Contar", por Juvenal. 

Embora continuasse a assinar seus artigos, o alagoano 
Costa Bivar deixou logo o corpo redacional. Pouco demorou, 
tambem, o gerente. Outros colaboradores: Ismael Morals, 
Joaquim de Oliveira, Severino de Sousa, Cleofas de Oliveira, 
sargento Hugo de Morals, na segao desportlva, e Guy de 
Pardelan (pseudonlmo de Manuel Pedro dos Guimaraes). 

Vlvendo em constantes dlficuldades flnanceiras, o matu-
titno foi novamente suspenso, o que ocorreu pouco mais de 
uma semana apos Iniciar a segunda fase, precisamente com 
a edigao do dia 20 de margo. Voltou a lume no dia 28, apre-
sentando formato menor, a sels colunas de composigao, ten-
do passado a propriedade exclusiva de Abdias, enquanto N6-
brega se mantinha na secretaria. 

Sem mals possibilidade de sobrevlvencia, O Combate 
ainda circulou no dia 31 de margo, quando, apenas comple-
tadas 15 edigoes, encerrou, deflnltivamente, sua atuagao de 
jornal revolucionario, sem haver travado, sequer, pequenos 
combates. . . (Bib. Piib. Es t . ) . 

REAQAO — Onde Estiverem os Interesses do Povo ai 
Estaremos — Dlario matutino, entrou em circulagao no dia 
30 de novembro de 1929, em formato de 60 x 45, com sels 
paglnas de oito colunas. Diregao de Racine Guimaraes; re-
datores principals — Esdras Gueiros, Curvelo Junior, Nelson 
Avila e Luis Teixeira; gerente — Eduardo Guimaraes. Re-
dagao e oficina a rua das Cruzes (atual rua Dlario de Per-
nambuco) n° 86, mas imprimla-se na maquina d'A Noticia. 
Assinatura anual — 35$000; semestral — 20$000. Numero 
avulso — $100. 

O editorial de apresentagao comegou em manchete sobre 
o cabegalho, tipo corpo 24, negrito, para terminar descendo 
pela primeira coluna, em tipo 12, tambem negrito. Dizia um 
dos seus candentes topicos: "Sem ser um jornal essencial-
mente politico, Reagao analisara os acontecimentos com de-
sassombro, tendo sempre a nortea-la a verdade. Porque a 
verdade esta latente em cada consciencia. E nao seria com 
malabarismos verbals habllmente arranjados que porventu-
ra conseguiriamos solapar-lhe a evidencia imperiosa. Aqui 
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nao ha lugar para os mistificadores, para os embusteiros, 
pa ra os falsos profetas de credos ambulantes . Como nao ha 
lugar para os pusi lanimes". Era, por fim, "um jornal pobre, 
de gente pobre e honesta, incapaz de se mercadejar como os 
tar tufos travestidos de Cresus". 

Servido de reportagens e comentarios na primeira pa-
gina, i lustrado com fotogravuras e caricaturas de figurSes 
politicos, combateu os medalhoes da Alianga Liberal, tais 
como Getulio Vargas, Antonio Carlos, Joao Pessoa, Assis 
BrasU, Mauricio de Lacerda e, sobretudo, Carlos de Lima 
Cavalcanti, enquanto defendia, em tese, as ideias do lider 
esquerdista Luis Carlos Prestes. 

Inst i tuiu o premio ReaQao-Reporter, de 20$000 a 50$000, 
pa ra t rabalhos de jornalistas amadores, e o concurso Casa 
Operaria, no valor de 5.000$000. Abriu segoes como "Pon-
tas de fogo", de quadras satiricas, por Satan; "Ecos e infor-
magoes"; "O conto" (transcrigoes de Malba Tahan); "Cro-
nica da Cidade", por D'Ante, alem de "Literatura", "Moda", 
"Cinema", regular servigo telegrafico, noticiario, reportagens 
e entrevistas. Colaboragao de Nehemias Gueiros, Jose Fir-
mo, Sousa Filho, Fernando Pio, Antiogenes Cordeiro e Es-
dras Far ias . 

O forte, ent re tanto , de Reagao era o panfleto, a catilina-
ria, principalmente atraves dos artigos de Racine, abrindo a 
primeira pagina, em que chamava Joao Pessoa "truculento 
e atrabiliario"; dava a Carlos de Lima o epiteto de "usineiro 
megalomaniaco" e falava da "ment i ra liberal", consideran-
do a revolugao em perspectiva um "negocio de capitalistas". 
Denunciou dissidio nas hostes aliancistas de Pernambuco, 
criticou o Diario da Manha e o "filhote" da Tarde, dedican-
do, principalmente, o artigo "Infeliz", dos mais violentos, ao 
redator-chefe do segundo, o jomal is ta Jose Campelo, um 
" ins t rumento do pa t r ao" . 

Foi t remendamente violento, sobretudo, no artigo de 5 
de dezembro, assim terminado: "Podem ganir, lulus, pobres 
lulus sem sexo! Mas, cuidado. . . Passem de largo, e escutem 
a advertencia do silvo do meu chicote". 

O matu t ino focalizava temas gerais do momento, nao 
so politicos, e bateu-se pela encampagao da Great Western 
(hoje. Rede Ferroviaria do Nordeste) . Bern redigido e de 
lisonjeira feigao grafica a moderna, teve, contudo, vida efe-
mera, encerrando sua existencia combativa, sob ameagas e 
perseguigoes, com o n" 7, de 7 de dezembro (Bib. Pub. Est . ) . 
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1930 

O LIBERTADOR — Diario vespertino, de grande forma-
to, a seis boas colunas de composigao, apareceu no dia 27 
de fevereiro de 1930, trazendo sob o titulo as divisas: "Edu-
car o povo para que o povo eduque os governos" e "Reagir 
contra a tirania de uns e precaver-se contra a hipocrisia de 
outros". Diregao do professor Joaquim Pimenta; redator-
secretarlo — Aladio Amaral; gerente — Abilio Vicente. Re-
dagao, escritorio e oficina na Praga Joaquim Nabuco n° 167. 
Assinaturas: anual — 24^000; semestral — 15$000. Numero 
avulso — 100 reis. 

De aspecto revolucionario, apresentou-se com grandes 
manchetes encerrando palavras candentes dos lideres da 
Alianga Nacional Libertadora, um dos quais, em Pernambu-
co, era o proprio Pimenta, e cliches alusivos. Foram do seu 
artigo-programa os seguintes topicos: 

"fiste jornal vai ser um orgao de reivindicagao de direi-
tos, de defesa dos oprimidos de qualquer categoria social 
contra os opressores, sejam eles quais forem. Jamais 
relutara em proclamar a verdade, que deve pairar acima das 
conveniencias transitorias que se tecem a sombra dos inte-
resses de classe ou de partido, nem tampouco a estes subor-
dinara os altos interesses da comunhao nacional. 

"Surgindo em um dos momentos mais tumultuosos da 
nossa historia, vem colocar-se com desassombro ao lado da 
corrente de opiniao que verdadeiramente encarna as aspira-
Qoes do povo brasileiro por um regime que, alem de reinte-
grar os governos nos moldes constitucionais, seja a forga mo-
triz de uma politica ao mesmo tempo construtiva e defen-
siva". 

"Sereno, imperturbavel, nao recuara na critica e conde-
nagao dos erros e desmandos dos governos, sempre dentro do 
terreno das ideias e apoiado no testemunho dos fatos, podendo, 
se as circunstancias o exigirem, ir ate o extreme da veemen-
cia e da severidade, sem apelar, porem, salvo em legitima 
defesa, para ataques pessoais a quem quer que seja. Tam-
bem nao transigira com o liberalismo postigo de pretenses 
orientadores do espirito popular, cujos precedentes politicos e 
o modo por que se conduzem como patroes ou homens de 
negocio, neles traem a mesma envergadura mental, os mes-
mos habitos de emproado mandonismo, a mesma educagao 
autocratica, a mesma indole despotica da quase totalidade 
dos nossos governantes", 
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Num quadro, a publicar-se seguidamente, avisava a em-
presa: "Saibam quantos que este jornal nao foi, nao e nem 
sera subvencionado por ninguem, devendo apenas contar com 
o apoio do publico a que sempre procurara servir com abso-
luta honestidade e nao menos incondicional devotamento as 
grandes causas em que estejam empenhados os direitos e as 
mais legitimas aspiragoes do povo pernambucano" . 

Logo no primeiro mimero, O Libertador estampou foto-
gravuras de Getiilio Vargas, Antonio Carlos e Joao Pess'oa, 
sob o t i tulo: "O tr iunvirato da democracia brasileira". 

Suas colunas foram franqueadas "a tudo o que diz res-
peito a interesses e direitos das classes populares". 

Publicado o primeiro numero com seis paginas, prosse-
guiu com quatro, inserindo boas reportagens, servigo tele-
grafico, "Um conto por dia", sueltos, notas curiosas, infor-
macoes gerais e boa parte de reclamos comerciais. Alem do 
artigo principal, de Joaquim Pimenta, apareciam outros, as-
sinados ora por Nelson Coutinho, ora por Georges Latache 
Pimentel, Raul Azedo, Artur Neves, Artur Locke, Aurino 
Maciel, e tc . 

Nao obstante a boa receptividade que teve o diario, sua 
vida foi das mais cur tas . Depois do segundo numero, parou 
alguns dias, voltando a 5 de marco, para continuar, com 
regularidade, ate o n° 27, de 2 de abril (Bib. Pub. E s t . ) . 

1931 

INFORMADOR COMMERCIAL — Boletim de circulagao 
diaria, mimeografado, capa impressa em papel de cor, nao foi 
possivel conhecer a data de sua fundagao, uma vez avistada, 
apenas, de principle, a edigao de 27 de fevereiro de 1931, sem 
outra qualquer indicacao. Formato pouco menor do que 
papel de oficio. Propriedade da firma Souto & Maux, sendo 
gerente Joao Duarte Filho. Redagao e escritorio a rua Bom 
Jesus, n° 237, 2° anda r . 

Apresentou o seguinte sumario: Manifestos de importa-
gao e exportagao — Titulos protestados — Movimento do 
Foro — J u n t a Comercial — Cotagoes de agucar e cereals — 
Ent radas de agucar, e demais servigos de interesse do co-
m6rcio. 

No ano de 1932, ja al terada a firma para Souto & Cia. , 
o boletim, a certa al tura, fazia-se acompanhar , uma vez por 
quinzena, do Suplemento do Informador Commercial, do qual 
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SO existem tres edigoes na Biblioteca Publica do Estado, data-
das de 15-7, 31-8 e 15-9, niimeros 7, 10 e 11. Ocupava-se, 
atraves de comentarios e esfratisticas, do "movimento comer-
cial, economico, financeiro, agricola e industr ia l" . Distribui-
gao gratuita, saia com doze paginas, redigido por Joao Duar-
te Filho, Gaston Manguinho, Gil e Rui Duarte, tendo-se pas-
sado o escritorio para a avenida Marques de Olinda n° 215, 
1.° andar. Bern servido de anuncios, cobrava 200$000 por pa-
gina, lOOSOOO pela metade e 50$000 por 1/4. Apareciam, tam-
bem, artigos assinados por Severino Nunes Lins e Godofredo 
Freire. O n.° 11 foi o ultimo do Suplemento, nele anuncian-
do-se, em substituigao, o surgimento de uma revista indepen-
dente — Industr ia e Comercio (Ver "Periodicos do Recife", 
Vol. VIII da "Historia da Imprensa de Pernambuco") . 

Do Informador Commercial, propriamente, nao resta 
nenhum outro exemplar da primeira epoca, afora o mencio-
nado la em cima. 

Passa-se, entao, para o n^ 73, ano XII, de 1° de abril de 
1938, serie A. Dai por diante, foi possivel manusear colegao 
completa. 

"Publicacao diaria de propaganda da Distribuidora Ltda", 
instalara-se a redagao na rua Duque de Caxias n° 307, 1° 
andar . Capa impressa tipograficamente. Contava o texto 
20 a 24 paginas mimeografadas, inserindo o mesmo tipo de 
informagoes comerciais e estatisticas da edigao de 1931, inter-
caladas de paginas impressas de anuncios. 

Prosseguiu o boletim normalmente, transferindo-se o 
escritorio, a 1° de julho de 1941, para a rua do Imperador 
n° 221, 3° andar . Logo mais, a 21 de agosto, passou a cons-
tar do cabegalho: "Orgao oficializado pela Camara Sindical 
dos Corretores de Pernambuco". Enquanto isto, baixava 
alguns centimetros o formato. 

Voltou a mudar de escritorio a 1° de junho de 1942, ins-
talando-se na rua 1° de margo, 61, 2° andar . Quinze dias 
depois deixou de figurar a firma proprietaria, comegando a 
decair a publicagao, ja diminuido o numero de paginas, a 
capa impressa em papel de embrulho, de cor, alem do pes-
simo papel do texto, indo assim ate o n° 174, ano XIX (?) , 
de 7 de agosto de 1942, que deve ter sido o ult imo (Bib Pub. 
E s t . ) . 
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1932 

JORNAL DA NOITE — Viu-se-lhe o primeiro numero 
publicado no dia 11 de junho de 1932. Abaixo do titulo, 
trazia: "Informar com lealdade — Comentar com justiga". 
Diregao de Massilon Souto; redator-chefe — Carlos Rios; re-
dator-secretario — Edgar Mouri Fernandes; gerente — Pe
dro Chaves Peixoto. Propriedade da empresa "Jomal da 
Noite S. A.". Exemplar do dia — 100 reis. 

Do seu programa constava: "Defesa e propaganda dos 
ideais de democracia e de justiga" — "Indiferenga as ques-
tiiinculas da politica partidaria" — "Interesse e debate em 
torno das questSes socials" — "Manter em rigor a etica pro-
fissional" — "Lealdade e fidelidade nas informagoes" — 
"Trabalhar para construir com independencia e serenidade, 
fazendo da imprensa a tr ibuna do bom e do justo". 

Formato grande, de oito colunas, reduziu-as, logo no 
quarto numero, para sete, "por motivo superveniente", per-
dendo cinco centimetros de a l tura . 

Movimentado de manchetes ardentes, regular servigo tele-
grafico, inseria artigos em duas colunas, tipo corpo 12, assi-
nados, ora pelo redator-chefe, ora pelo secretario, pratica so 
seguida no primeiro mes. Manteve colunas de colaboragao 
e noticiario de interesse das classes operarias; a segao fixa 
"Pego a palavra", assinada por Marco Tiilio (pseudonimo de 
Carlos Rios); cronica diaria de Celio Meira; narrativa d'"A 
Marcha da Coluna Prestes" (do n° 3 ao n° 86), por S. Dias 
Ferreira, continuada com a serie "O paraiso moscovita", de 
Raul Marion, alem da cronica "Retalhos", nao muito cons-
tante, de Fernando Pio, e algumas "Notas avulsas" por O. 
v., sendo outros colaboradores Limeira Tejo, Jaime de San
tiago, etc. Hibernon Borba fazia o noticiario desportivo. A 
13 de agosto, o gerente era substituido por Alberto Pinto 
Lapa. 

Sobrevindo o movimento constitucionalista de Sao Paulo, 
o vespertino combateu-o, sobretudo atraves de artigos assi-
nados por Massilon Souto e Edgar Fernandes. fiste, consi-
derando-o "uma revolugao sem principios", concitou a for-
magao de batalhoes de voluntarios pernambucanos que fos-
sem defender a legalidade, num dos quais ele proprio partiu 
para o front". 

O Jornal da Noite, acima de tudo defensor do operaria-
do, ficou suspense ao publicar-se o n° 102, a 12 de outubro 
(Bib. Pub. Es t . ) . 
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JORNAL DA MANHA — Sob o lema: " Informar com 
lealdade — Comentar com justiga", apareceu a luz da publi-
cidade no dia 17 de outubro de 1932, como edigao matu t ina 
do Jornal da Noite, "no desejo de ampl iar sua a tuagao e tor-
nar mais eficiente a p ropaganda dos superiores ideals que 
propugna, Irradlando-os por todo o Es tado" . 

Formato malor que a edlgao vespertlna, em olto colunas, 
velo destlnado "a observar os rumos t ragados nesse hepta-
logo lumlnoso que vem servlndo de nor te ao Jorna l da Noite 
(1), sendo, porem, orgao oficlal da Federagao Regional das 
Classes Trabalhadoras de Pe rnambuco" . Tabela de assina-
turas : ano — 30$000; semestre — 15$000. Niimero avulso 
— §100. 

Adotou as segoes do vespertine i rmao, sob a mesma dire-
gao e propriedade, aproveitando-lhe o corpo redacional e al-
guns colaboradores. Cont inuou a insergao do "Paraiso Mos-
covita", de Raul Marion. 

Apos mais de tres meses de circulagao in in ter rupta , foi 
suspense a 23 de Janeiro de 1933, por motives supervenientes, 
reaparecendo a 12 de fevereiro, sob "a mesma orientagao e 
OS mesmos destines, cont inuando a ser u m a t r ibuna livre, 
um pulmae sadio para a respiragae celetiva. Jamais um 
pelourinhe, jamais um pan teon . Nem odio, nem favor: Jus-
t iga". E n t r e t a n t e . . . "e imperat ive economico, o prego em 
alta de papel leva-nes a u m a previdencia que mui te nes 
constrange: e nosso exemplar diario custara , doravante, 200 
reis". Prometia, em compensagae, desenvolver o servige de 
informagoes. 

Na expectativa de eleigoes, o Jorna l fez a propaganda 
dos pestulados da Liga Pe rnambucana de Agae Eleiteral do 
Pensamento Livre. E ram neves colaboradores: general Vile-
la Junior, Odilon Vidal de Araiije, Abdias Abdon ("A minha 
prosa") , Salvio Lara ("Flagrantes") , Flavio Guer ra (cronica 
internacional) e eu t r e s . Ainda no mes de fevereiro, a segun-
da pagina foi t ransfe rmada em Pagina Sindical . 

Abriu as duas primeiras colunas da edigae de 4 de mar-
go uma "Car ta Aberta" dirigida ao Capi tae Secretario da 
Seguranga Publica e assinada peles diretores Massilon Souto 
e Carles Rios (publicada a revelia da censura ) , n a qual re-
clamavam contra os excesses da medida coercitiva que pe-

(1) O Jomal da Noite, suspense cinco dias antes, nao voltou jamais 
a circulacao. 
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sava contra o matutino, exercida por urn funcionario da Po-
licia, ao passo que, nos outros diarios, ficara a cargo dos 
proprios diretores. A carta concluiu deprecando providen-
cias para a cessagao do constrangimento; em caso contrario, 
prosseguindo "a asfixia, ate que se extinga, de vez, o ultimo 
alento de vida", prefeririam "ao inves da crueldade de uma 
morte lenta, a beleza romantica de um gesto altivo". E fe-
char-se-ia o jornal, "para nao trair os generosos propositos 
de sua atuagao nos destinos politicos e socials de nossa 
ter ra" . 

No dia seguinte criava-se a segao de consultas "O segre-
do da felicidade", em que o dr. Sariel Roaset (criptonimo de 
Israel de Castro) se propunha a "desvendar o futuro e trans-
formar os destinos humanos". 

No mencionado mes, a 22, o gerente foi substituido pelo 
seu auxiliar Antonio Guerra Filho. Ao mesmo tempo, deixa-
va de ser orgao da Federagao para adotar livre opiniao, sem 
compromissos politico-partidarios. Entretanto, nao haveria 
nenhuma solugao de continuidade no programa de amparo 
as classes trabalhadoras. 

Assim continuou, mas nao pode ir muito longe, so circu-
lando ate 8 de maio de 1933 (Bib. Piib. E s t . ) . 

1933 

O ESTADO — Comegou a circular, feito matutino, no 
dia 16 de julho de 1933, em formato grande e lisonjeiro as-
pecto material, impresso na oficina grafica da extinta A 
Provincia, adquirida pela Sociedade Anonima O Estado, pre-
sidida por Fileno de Miranda. Diretor (ausente) — Luis 
Sucupira; diretor substituto — Renato Vieira de Melo; ge
rente — Jose Carlos Dias. Instalagoes completas a Avenida 
Marques de Olinda n° 273. Tabela de assinaturas: ano — 
48$000; semestre — 25S000; trimestre — 15$000; para o exte
rior — 138$000, 78$000 e 38$000, respectivamente. 

A edigao de estreia saiu com 24 paginas, em tres cader-
nos, assim distribuida a materia: 1° — Editorials; artigos as-
sinados; reportagens; servigo telegrafico; sueltos; Boletim 
Internacional; entrevistas; noticiario; segoes "A Cidade" e 
"Para ler no bonde"; notas soltas. 2° — Literatura; assun-
tos economicos; segao infantil, instrugao; curiosidades. 3° — 
Teatro; Cinematografia; Desportos; Patrianovismo; "Finan-



334 LUIZ DO NASCIMENTO 

gas, Industria e Comercio", etc. Bern distribuida, a publici-
dade comercial. 

Lia-se no artigo de apresentagao, entre outras conside-
ragoes: "A vida de um jornal depende, sobretudo, das cir-
cunstancias que o cercam e que so por uma parte reduzidissi-
ma dependem dele. Reflexo da vida do povo, dos movimen-
tos socials de que e parcela, um jornal nao pode jamais pre-
ver o detalhe de sua conduta de amanha, conduta que sera 
sempre organizada em fungao de situagoes gerais muita vez 
imprevisiveis. O seu programa tem de ser, portanto, menos 
uma siimula do que ele vai fazer do que uma sintese do que 
ele quer fazer. Torna-se, em ultima analise, uma simples 
exposigao das intengoes com que ele vem a publico. 

"Parece-nos que nao estariamos iludidos afirmando, nes-
te primeiro numero, que a nossa primeira intengao e um ato 
de fe no Brasil, de crenga nos destinos da nacionalidade. 
Quaisquer que sejam as vicissitudes por que temos passado 
e estamos, sem diivida alguma, passando, o certo e que, ao 
longo de quatro seculos de historia, lutando com umas con-
digoes geograficas dificeis, soubemos construir uma nagao 
respeitavel e respeitada. Em horas dolorosas e amargas, te
mos sabido sempre colocar mais alto que as nossas questoes 
pessoais, que os nossos interesses e as nossas decisoes inti-
mas, o ideal dessa patria, a convicgao do destino historico 
que ela tem a cumprir na terra". 

"O mundo moderno parece ser tao pobre de elementos 
fecundos — de justiga, de generosidade, de altruismo, de no-
breza e de fe, tao pobre de elevacao e de grandeza, que a 
primeira tarefa de toda boa intengao e desconhecer as sepa-
ragoes entre os homens e procurar por toda parte essas vir-
tudes dispersas que poderao talvez salvar o mundo. 

"Nos compreendemos, portanto, como nosso dever funda
mental o de nao nos colocarmos a servigo de qiialquer par-
cialismo, de qualquer odio. E, dentro dessa orientagao geral, 
procurando trazer o nosso concurso, de cujo merito o povo 
sera juiz, a solugao de nossas crises e a satisfagao de nossas 
necessidades pelo esclarecimento da consciencia coletiva, te-
remos sempre em vista que nao e logico nem possivel despre-
zar o nosso espirito nacional. O fato indiscutivel e que nao 
podem ter passado sobre nos quatro seculos de vida sem nos 
deixar nem uma ligao. Tudo aquilo que nos chega sob os 
nomes tao controvertidos de ciencia, de civilizagao e de pro-
gresso, tem de ser adequado a fisionomia e a alma que esses 
quatro seculos deixaram que entrevissimos em nos mesmos. 
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"Sob essse aspecto seremos jornal de feigao nit idamente 
conservadora: nenhuma inovagao sera por nos defendida sem 
um estudo detalhado e honesto de sua concordancia com a 
realidade de nossa vida e nossa alma". 

A publicagao seguiu-se com oito paginas normais, ma
teria variada e boa colaboragao. Aos domingos dava doze 
paginas, em dois cadernos. Fez oposigao ao governo do Es-
tado, criticando-lhe desacertos administrativos, sobretudo no 
tocante as finangas, nada obstante o rigor da censura entao 
existente. 

Assumiu a gerencia, a 8 de agosto, Joaquim da Silva 
Cabral, que faleceu no dia 4 de Janeiro do ano seguinte. Na-
quela data, Jose Carlos Dias transferira-se para o corpo reda-
cional, mas nele permaneceu menos de um mes. O diretor 
Luis Sucupira (deputado cearense a Assembleia Constituin-
te) so esteve no Recife, de passagem, a 31 de agosto, e logo 
mais deixava a fungao que jamais exercera, ficando Renato 
Vieira, definitivamente, na diregao. 

Na edigao dominical de 15 de outubro, ostentou O Estado 
aniincios ilustrados na primeira pagina do segundo caderno, 
deslocando-se a parte literaria para a ul t ima. A inovagao 
nao durou, indo para aquela a segao "Direito e Jurispruden-
cia", bastante desenvolvida. 

Sob o guante da censura, o matut ino teve apreendida a 
edigao de 7 de novembro, por haver inserido, "em suas pa
ginas, uma nota cuja publicagao havia sido proibida". A 
edigao de 24 de dezembro, contendo 22 paginas, em tres ca
dernos, repleta de literatura, publicidade oficial e clicheria, 
foi dedicada a Paraiba. Em data de 17 de margo de 1934 o 
prego das assinaturas para o exterior ficou assim reduzido: 
ano — lOOSOOO; semestre — 50$000. 

Denunciou, a 15 de abril, uma fraude da empresa Diario 
da Manha, que imprimiu o Anuario de Pernambuco em pa-
pel linha d'agua, indevidamente, crime, portanto, de contra-
bando, como acentuara o comentarista. Nesse mesmo dia 
teve sua circulagao suspensa, por ordem do Interventor Lima 
Cavalcanti . 

Ate entao, com alternativas, t inham sido colaboradores: 
Luis Sucupira, Bartolomeu Anacleto, Tome Dias, Artur Gas-
par Viana, Ovidio da Cunha, Oscar Mendes, Plinio Salgado, 
Tristao de Ataide, Apolonio Sales, Abgar Soriano, Arlindo 
Figueiredo, Hercilio Celso, Esdras Farias, Lucilo Varejao, 
Cicero Galvao, Gilberto Osorio de Andrade, Correia Junior, 
I j m a Junior, Jose Mariz de Morals, Umberto Gondim, Olivio 
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Montenegro, Plinio Correia de Oliveira, Manuel Lubambo, H. 
Sobral Pinto, Andrade Lima Filho, Nilo Pereira, Silvio Ra-
belo, Alvaro Lins, W. Tinoco, Danilo Lobo Torreao ("Cine-
matografia") , Jose Burlamaqui ("Parafrases") e Ida Uchoa, 
alem de copy rights da U . J . B . , a cronica diaria "A Cidade", 
assinada por Zeno (Anibal Fernandes) , e a quadr inha 
"Chumbo grosso", de Lince. 

Apos quase cinco meses de suspensao (no inicio da qual 
a empresa apresentou agao de protesto, no Juizo Federal, por 
intermedio do advogado Abgar Soriano), reapareceu o matu-
tino a 7 de setembro, ainda sob a diregao de Renato Vieira 
de Melo, numa edigao especial de vinte paginas, em cujo 
artigo principal se lia: 

"Afastados da arena pela violencia de um governo com-
prometido na opiniao publica, que nos assaltou a casa e nos 
forgou a fechar as portas, com a policia armada, encontra-
mos meios de nao ficar de todo inibidos de enfrentar a pre-
potencia governativa, fazendo circular A Cidade, que, du
rante todo o tempo da suspensao e da censura (1), brava-
mente nos substi tuiu. A volta do regime constitucional im-
portava, ipso facto, no cancelamento da medida iniquia da 
Interventoria, mas a necessidade de atender ao alargamento 
das oficinas e de assegurar o stock de papel indispensavel 
as duas edigoes, nos forgou a retardar o reaparecimento do 
nosso jornal . A nossa voz de todo nao se calara, porque A 
Cidade era a valvula de escapagao, por onde a opiniao cons-
ciente de Pernambuco respirava". 

"O Estado, no momento historico que estamos vivendo, 
t inha, forgosamente, de se por em oposigao ao a tua l governo 
de Pernambuco, precisamente por ter esse governo traido os 
interesses superiores da coletividade". 

"Defendendo os bons principios e os ideals democraticos, 
que an imaram os lideres da Revolugao de Outubro, nao podia 
O Estado deixar de formar decididamente entre os que repe-
lem, por uma questao de moralidade, a eleigao do atual inter-
ventor a sucessao de si mesmo". 

Intensificou, entao, a ofensiva contra a administragao 

(1) Tendo a Associacao da Imprensa de Pernambuco pedido ao in-
terventor federal no Estado que autorizasse (meados de junho) a volta 
d'O Estado a circulagao, o jornalista Renato Vieira de Melo, em carta 
dirigida ao Jomal do Recife, agradeceu a gentileza do gesto do orgao da 
classe, frisando, porem, que nao aceitava clemencia do governo; seu jornal 
so voltaria a circular sob o regime de garantias legais. 
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estadual, focalizando, sobretudo, o aumento dos impostos e 
as verbas do jogo. "Chumbo de Campanha", assinada por 
Aragatuba, satirizava os llderes da situagao. A primeira 
pagina da edigao de 14 de setembro foi dedicada a vinda ao 
Recife do procer revolucionario de 1930, Joao Alberto, com 
o objetivo de reunir "todas as forgas para o bom combate em 
prol da regeneragao politica e administrativa do Estado". 

A cronica diaria "A Cidade" publicou-se pela ultima vez 
no dia 15 de novembro, afastando-se Anibal Fernandes da 
redagao. Tres dias depois, comegava a segao "Banco de Lavar 
Roupa", firmada por R., que escreveu, inicialmente: 

"O jornalista, principalmente o que tem a responsabili-
dade de um jornal, e uma especie de banco de lavar roupa, 
onde toda gente se julga com o direito de bater. Um indivi-
duo de quern todos querem fazer o instrumento dos seus 
odios, comodamente acobertados no anonimato". 

Apos citar alguns casos, concluiu R. (Renato Vieira de 
Melo): "£ esse um dos aspectos mais amargos da vida incer-
ta e acidentada que nos outros profissionais da pena leva-
mos. Mas que nao deixa de ter o seu lado divertido. Por-
ventura nao sera um grande prazer para um homem apalpar 
a pusilanimidade dos outros?" 

Ocorreram ligeiras modificagoes no feitio do matutino, 
cujos telegramas foram transferidos para a primeira pagina 
e o artigo de fundo instalou-se no centre da terceira. O Su-
plemento dominical reduziu-se a quatro paginas. Novas se-
goes: "Registo", cronica de H. , e "A margem", por Teo. Con-
tinuou "Todo o Nordeste". 

Iniciado 1935, via-se no cabegalho: "O Estado e um jor
nal de orientagao catolica". Baixou o prego das assinaturas 
anual e semestral, respectivamente, para 30$000 e 16$000. 
Sem alteragao o custo do numero avulso — 100 r6is. 

Decorreu a publicagao regularmente ate 17 de margo do 
referido ano, quando ficou suspensa, "para reaparecer den-
tro em breve, num jornal moderno, de proporgoes que hon-
rem, de fato, a imprensa de Pernambuco". Todavia, nao 
reapareceu. 

Alem de Anibal Fernandes, foram redatores d'O Estado: 
Limeira Tejo, Gomes Maranhao, Francisco Lopes Filho, Eras-
mo Vieira de Melo, Albino Gongalves Fernandes, Carlos Pe-
drosa, Alfredo Vieira, Chaves Martins, Geovani Gomes de 
Lima e Francisco Oiticica. Na revisao atuaram, entre outros, 
Euclides Rocha, Helio Alves e Diogenes da Veiga Pessoa. Na 
gerencia — Osvaldo Cavalcanti da Veiga Pessoa, figurando 
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Antonio Sarmento na qualidade de sub-gerente (Bib. Piib. 
Est. e Bib. Fac. Dir. UFPe. ) • 

1934 

A CIDADE — Vespertino de propriedade da Sociedade 
Anonima O Estado, dirigido por Limeira Tejo, comegou a 
circular no dia 30 de abril de 1934 (em substituigao a O 
Estado, quando este foi suspenso por ordem do governo), pu-
blicando o seguinte quadro, ao lado do cabegalho da primeira 
pagina: 

"A melhor apresentagao para um jornal, se e que nao 
podemos fugir a ela, e o seu proprio aparecimento. Isso de 
dizer que seremos um jornal popular, ligeiro, informativo e 
com a sua dose de comentarios politicos, e uma coisa perfei-
tamente inutil, porque ressalta a primeira vista. Nos nos 
apresentamos com a nossa fisionomia. Sem largos progra-
mas de cavaleiro andante . Sem os bonitos compromissos as-
sumidos como motivo para as frases de efeito. 

"Ai esta o nosso jornal. Surge vivendo ja os aconteci-
mentos. Sem parar a vida para fazer notar o aparecimento. 
Como um passageiro apressado que, nao querendo perder o 
bonde, toma-o em movimento". 

Obedecendo ao mesmo formato grande do antecessor, 
mas com quatro paginas, vendido a 100 reis o exemplar, t inha 
o corpo redacional constituido de Anibal Fernandes, Albino 
Gongalves Fernandes, Carlos Pedrosa, Gomes Maranhao, Al
fredo Vieira, Erasmo Vieira de Melo e Chaves Martins ("Des-
portivas"). 

Na terceira pagina aparecia a segao "A Rua", cronica 
diaria de Jacinto (pseudonimo de Anibal Fernandes) . Era 
— dizia — "a antena sensivel da rua do nosso burgo. Refle-
tira as aspiragoes e os reflexos da opiniao. Auscultara os 
anseios e as inquietudes de nossa gente". 

Jornal variado, inseria manchetes na primeira pagina, 
sueltos, servico telegrafico, indicador medico, algumas repor-
tagens de Gil Fernando; a segao "Placard", a principio as-
sinada por Sisifo (pseudonimo de Carlos Pedrosa); movimen
to maritimo; Informagoes do Dia; artigos e cronicas, assina-
dos ou nao, de Limeira Tejo, colaboragao de H. Sobral Pinto; 
Danilo Lobo Torreao ("Cinema"); Flavio Guerra, Adalberto 
Marroquim, etc. 
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Embora sob rigorosa censura, continuou a campanha 
d'O Estado contra 0 Interventor Lima Cavalcanti e os jornals 
oficiosos, atacando, tambem, o entao deputado Agamenon 
Magalhaes, que llderava a politica pernambucana. 

Atendendo a uma sollcitagao da Associagao da Imprensa 
de Pernambuco, recem-reorganizada, o Interventor suspen-
deu a censura que pesava sobre os jornals. A proposlto, es-
creveu A Cidade, em sua edigao de 16 de junho, na prlmelra 
pagina: 

"Hoje estlvemos flnalmente livres da revlsao do lapis 
vermelho em que tanto se especializaram os Osmundos, os 
Broderudes, os Levinos e toda a luzlda famulagem do oficia-
lismo. Nenhum aviso nos foi feitio, alias. A hora marcada 
para a visitinha do guarda que nos leva as provas, nao tive-
mos 0 cotidiano prazer de avistar-lhe o garbo. Telefonamos, 
entao, para a Secretaria da Seguranca e foi quando o dr. 
Dirceu Borges nos comunicou a grande nova. A censura foi 
suspensa. 

"Fleam aqui os nossos votos de despedida a essa "gente 
boa", que teve, com a censura do nosso jornal, a oportuni-
dade de se fazer querida dos detentores do poder. E aos 
investigadores Viana e Borges, bem como ao guarda-civil 25, 
funcionarios subalternos da instituigao do lapis vermelho, o 
nosso shake-hand agradecido pela linha de conduta exem
plar que sempre mantiveram no seu arduo mister. Ate ou-
tra vista, rapazes! Pode ser que a medida de coagao ressurja, 
como de outras vezes". 

Nao deu tregua a campanha contra a administragao, 
sobretudo impugnando a candidatura do Interventor Lima 
Cavalcanti ao governo constitucional do Estado, em pole-
mica com 0 Diario da Manha e o Diario da Tarde, orgaos 
oficiosos. Virginia Pepe comecou a assinar, a 1 de agosto, a 
interessante seqao "A Economia no lar", e L. T. publicava 
"O livro do dia". No dia 28, Renato Vieira de Melo assumiu 
a direcao, ficando Limeira Tejo como redator. E entrou para 
a gerencia Osvaldo Cavalcanti da Veiga Pessoa. 

Quase dois meses apos, a 23 de outubro, por aciimulo de 
servico a frente d'O Estado (que voltara a circular), o dire-
tor do vespertino foi substituido por Anibal Fernandes, mas 
este, por sua vez, "em virtude de excesso de trabalho", afas-
tou-se, a 20 de novembro, de ambos os jornais da empresa, 
tendo escrito, tres dias antes, sua ultima cronica. Subiu para 
o cabegalho o nome de Gomes Maranhao. 

Por essa ocasiao, respondia a processo Limeira Tejo, que 
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Ihe movera o Capitao Jurandir Mamede, comandante da 
Forga Policial, atingido por criticas daquele jornalista. Acha-
va-se em vigor nova Lei de Imprensa, a cognominada Lei 
Infame. A 15 de margo de 1935 foi efetivado, como sub-ge-
rente, Antonio Sarmento. Novas secoes sucederam-se, inclu
sive "Hoje", por Marcus; "Cock-tail", a cargo de F . M. (Fer
nando de Oliveira Mota) e "Registo", por H. (Heraldo Mota). 

Regressando duma excursao a zona mais remota de Per-
nambuco, Limeira Tejo divulgou uma serie de reportagens 
sobre "a situagao verdadeiramente angustiante do sertane-
jo". "O livro do dia" passou a ser subscrito por A. M. O. 
6 o registo social era encabegado por cronica de Gil Failand. 

A Cidade festejou o primeiro aniversario com edigao de 
32 paginas, a 30 de abril, em quatro cadernos, vendido a 200 
reis o exemplar. No editorial — "Vencemos" — lia-se: 

"Foi um caminho bem dificil o que percorremos nesses 
365 dias. Foi uma caminhada decidida, no entanto . Fizemo-
la sem desfalecimentos, sem covardias, sem acomodacoes in-
teresseiras. Fizemo-la de frente, franca, de peito aberto. Co-
rajosamente. Temerariamente, muitas vezes. 

"Nos dias inseguros da nossa vida jornalistica em come-
go, nenhuma garantia animava o nosso desassombro. Somen-
te contavamos com a nossa propria defesa pessoal, muito 
precaria, alias, ante uma violencia da capangada. Viviamos 
abandonados a propria sorte, num ambiente das mais tene-
brosas expectativas. Mas viviamos. Gritando bem alto o 
nosso protesto contra a serie interminavel de desacertos, re-
clamando sem cansar contra os sucessivos abusos, as cons-
tantes humilhagoes, os desastres consecutivos, a tristissima 
obstinagao politica de um chefe de governo saturado de odios 
pequeninos, satisfazendo-se perversamente com a realizacao 
das vingancas mais mesquinhas, mais pessoais, mais inca-
biveis". 

A volumosa edigao, a par de numerosas reportagens co-
merciais, apresentou boa colaboragao intelectual. 

Vinham sendo divulgados trabalhos, em prosa e verso, 
de Afonso Arinos de Melo Franco, Martins Capistrano, Eva-
risto de Morals, Carlos Sussekind de Mendonga, Guilherme 
de Almeida, Luis Heitor, Odilon Negrao, Eloi Pontes, Berilo 
Neves, Mario de Andrade, Lucilo Varejao e Esdras Farias, 
todos da "Rede Jornalistica das Edigoes Cultura Brasileira". 
A 8 de maio foi iniciada a segao "Toda tarde", de L. F . 
(Francisco Lopes Filho), comentario em coluna inteira, de 
louvagao ao Integralismo. 
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No referido mes, dia 29, eram afastados da redagao Go
mes Maranhao e Limeira Tejo. Uma nota a respeito dizia: 
"Orgao sem vmculos partidarios e obedecendo a uma orien-
tagao conservadora, certo nao pode assumir, nem assumira 
feigao extremista, a que infelizmente estava sendo arrastado 
por aqueles dois jornalistas, posto-que em evidente discre-
pancia aos principios catolicos, de que fazemos questao de 
ser um dos esteios". Acrescentou que eles se preocupavam 
em "subtrair referencias elogiosas a qualquer outra fagao de 
combate ao Comunismo (1). 

Voltou a direcao Renato Vieira de Melo, prometendo uma 
nota redacional que o vespertino se manteria em atitude de 
alheamento partidario, "mas, em todo caso, de franca e de-
cidida oposigao ao Comunismo". 

Desde a extingao d'O Estado, A Cidade passara a sair 
com seis paginas. A 6 de julho, entrando em gozo de licen-
5a, Renato foi substituido, na diregao, pelo gerente Osvaldo 
da Veiga Pessoa. Nesse mes travou-se ligeira polemica com 
o Diario de Pernambuco, "acerca de certas contradigoes dou-
trinarias". Em agosto viu-se Andrade Lima Filho partici-
pando do corpo redacional. No dia 16, comegava a insergao 
da materia intitulada "Brasil — Colonia de Banqueiros" 
(historia comentada dos emprestimos de 1824-1934). 

Outras secoes, em substituigao, apareciam, inclusive: 
"Bagatelas", cronica de A. M.; "Coisas do outro mundo", 
coligidas de outros jornais e comentadas em versos, por Gil. 
"O livro do dia" passou a ter a assinatura de G. Novos cola-
boradores: Clodomiro de Oliveira, Baltazar Firmo de Olivei-
ra, Jonatas Serrano, Quintiliano Cunha e outros, da U. J . 
B . ; Everaldo Backheuser, Pertinax e Luis Sucupira, copy 

(1) Sob o titulo "Imprensa do Recife", os jornalistas Gomes Mara
nhao e Limeira Tejo divulgaram longa nota, nos matutinos da capital, a 
29 de maio, a proposito do seu afastamento d'A Cidade. Declararam, em 
resumo, que o industrial Fileno de Miranda Ihes havia feito sentir o desejo 
de imprimir ao seu jornal uma orientagao de franca simpatia a corrente 
integralista. Ficou certo, nessa ocasiao, de que nao contava com tal dedi-
cagao, Ainda esperou que eles modificassem sua atitude, nao faltando, 
para isto, insinuagSes de outrem. Mantiveram-se firmes, sendo acusados 
de professar o comunismo. Ate que Fileno de Miranda, viajando para 
o Rio de Janeiro, de la transmitiu uma ordem telegrafica ao advogado 
Abgar Soriano, chefe do movimento integralista em Pernambuco, para 
que assumisse a diregao da S. A. O Estado, editora do vespertino, e des-
pedisse os dois redatores. 

Acrescentaram Gomes Maranhao e Limeira Tejo: "Fizemos sempre 
um jornal de combate politico, de informagoes e independente de qual
quer credo que atente contra o regime vigente no pais". 
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rights do Diario de Belo Horizonte; Jose Mairink, Clovis Cha
ves, Gustavo Barroso, Gilberto Osorio de Andrade, Arnobio 
Graga, Miguel Reale, Tristao de Ataide, conego Xavier Pe-
drosa, Luis da Camara Cascudo, Socrates Times de Carva-
Iho, etc. 

Sempre movimentado, bem redigido e de agradavel fei-
qao grafica, o vespertino, tornado propagandista franco do 
regime integralista, deu uma edigao extraordinaria, no dia 
7 de setembro, com trinta paginas, em quatro cadernos. De 
sua ampla materia, entremeada de bastante publicidade co-
mercial, destacava-se a pagina "Da mulher e para mulher", 
contendo poemas e cronicas assinados por Edna Leite Guei-
ros, Silvia Patricia, Iraci Ipirapoan Lopes, Ilka Maria, Isnar 
de Moura, etc. Outra pagina trazia o titulo "Por Deus, pela 
Patria e pela Familia", inteiramente dedicada ao Sigma. 
Noutra vinha "A palavra de ordem do chefe nacional do 
Integralismo". 

Nova edigao especial saiu a 28 de outubro, apenas doze 
paginas, comemorativa da marcha fascista sobre Roma, de
dicada a colonia italiana. 

Ficara A Cidade sob a diregao de Andrade Lima Filho, 
que adquiriu a empresa, por arrendamento. Na gerencia 
continuava Osvaldo da Veiga Pessoa. No corpo redacional: 
Alfredo Pessoa de Lima, Fernando Mota, Filgueira Filho, 
Francisco Lopes Filho, Alfredo Vieira, Milton Gomes da Vei
ga Pessoa, Erasmo Vieira de Melo, Paulo Malta Ferraz, os 
quatro ultimos na reportagem e noticiario, Tadeu Rocha 
("Notas Sindicais") e Chaves Martins na parte desportiva. 
Euclides Rocha era um dos revisores. 

A edigao de 4 de novembro ocupou mais de metade da 
primeira pagina com o noticiario, sob grandes titulos, e arti-
go assinado por Andrade Lima Filho, a respeito da agressao, 
dois dias antes, de que fora vitima, por parte de Joao 
Cabral de Vasconcelos Filho, na calgada da residencia deste 
ultimo, em Olinda, resultando em luta corporal e contusoes 
de parte a parte, por pouco nao havendo exibigao de armas 
de fogo. A agressao foi ocasionada por questoes politicas, 
agravadas pelo artigo de Andrade intitulado "Uma nova edi
gao do major Barata", divulgado a 31 de outubro, em res-
posta a outro, tambem violento, de Joao Cabral, inserto no 
Diario da Tarde. 

Por falta de papel, a comegar de 19 de novembro o ves
pertine passou a circular com apenas quatro paginas as ter-
gas e sextas-feiras. Mas, ja a 24 de dezembro saiu uma edi-
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gao de 24 paginas, trazendo na primeira, i lustrada por Lau-
ria, u m a "Oragao de Natal da Patria-Crianga", da lavra de 
Plinio Salgado, e a "Nossa Prece de Natal", da redagao. 

Um mes depois, a 25 de Janeiro de 1936, outra edigao 
especial, de 24 paginas, era dedicada a Paraiba . A 30 de 
abril, comemorava-se, identicamente, o segundo aniversario 
de circulagao. 

Mais alguns meses e, a 24 de setembro do ano III , ocor-
ria nova alteragao no quadro administrativo, tendo em vista 
"circunstancias especiais": Andrade Lima Filho (motivo de 
saude) foi substituido, na diregao, por Abgar Soriano, en-
quan to o gerente entregava seu cargo a Antonio Sarmento. 
Tais modificagoes nao traduziam, entretanto, nem acarre-
tavam, segundo nota explicativa, qualquer mudanga de ati-
tude intelectual, cont inuando o jornal "a ser o baluarte das 
causas sadias, o batalhador a prol do interesse coletivo, o 
clarinador de uma mental idade nova, o pugnador de um 
Brasil uno, forte e feliz". 

No dia 1 de outubro o exemplar passava a vender-se, 
ordinariamente, a $200, para nao ficar "em desigualdade com 
o prego dos outros vespertinos". O artigo diario principal, 
em duas colunas, tipo corpo 12, negrito, era assinado pelo 
novo diretor. No dia 24 de dezembro ainda saiu uma edigao 
de Natal , que reuniu 18 paginas . 

Finalmente, no ultimo dia de 1936 circulou o ultimo nu-
mero d'A Cidade. Declarava-se suspensa sine die, para "en-
t r a r n u m a fase de renovagao". Foi o fim (Bib. Pub. Est. e 
Bib . Fac . Dir. UFPe . ) . 

FOLHA DA NOITE — Diario politico, propriedade da 
Empresa Diario da Manha S. A., tendo como diretor-presi-
dente Renato Carneiro da Cunha, formato grande, magnifi-
ca feigao material , veio engrossar, junto ao Diario da Manha 
e ao Diario da Tarde, a campanha em prol da candidatura 
do Interventor Carlos de Lima Cavalcanti ao governo cons-
ti tucional do Estado. Vendia-se a 100 reis o exemplar, cir-
culando as 17 horas, com seis paginas . 

No primeiro numero, aparecido no dia 25 de agosto de 
1934, lia-se em manchete da ult ima pagina: "A hora e das 
at i tudes inflexiveis. Nao comporta dubiedades. O individuo 
tem que escolher a ponta do dilema: ou esta com a revolu-
gao ou esta contra ela. Nao ha por onde fugir". 

A segao "Camara lenta" comegou com o seguinte topi-
co: "Para um jornal moderno, de linhas ultra-elegantes, ver-
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tiginosas como um super-Cliper, dentro do seculo, equipado 
com asas, o comentario leve sobre assuntos pesados e um 
"imperativo categorico", como aqueles que ja impressiona-
vam o irreverente sr. Pitigrili ao observar o jornalista admi-
rador do seu famoso professor da Merovingia. E se a poli-
tica — com p minusculo — e um assunto evidentemente 
pesado, o seu comentario num jornal-ultima-hora, trepidan-
te, deve de ser leve, ou melhor, se o preferem os admirado-
res do justo termo das coisas, leviano. . . Seguiremos, assim, 
por esse caminho que, se nao nos leva a nenhum Golgota, 
tem, todavia, as suas asperezas — catabis, na linguagem do 
seculo — que prctendemos veneer a forca do nosso equipa-
mento moderno: agao de joelho em todas as rodas. Isso posto, 
en avant tous, como diriam, endomingados a Souto Filho, os 
quadrilheiros dos tempos da saudosa mocidade do jornalista 
Mario Melo". 

Apresentava-se repleto de reportagens, comentarios ligei-
ros, sueltos abrindo a terceira pagina, copioso servigo tele-
grafico, charges politicas, cliches de personalidades do mo-
mento; a cronica "Do lar e dos saloes", por Lucio Daltavir 
(Altamiro Cunha) ; "Notas e fatos", de D. R. (Domicio Ran
ge!), e "O lar feliz", por Sibila, com titulos ilustrados. A parte 
desportiva trazia a epigrafe: "A vida sob o grande a r" . 

Predominou, porem, a campanha dos candidatos do 
P . S. D. a cargos eletivos, em face do pleito que se avizi-
nhava, realizado o qual extinguiu-se a vida da Folha, cujo 
ultimo numero saiu a 20 de outubro, antes de completar dois 
meses de circulagao. 

Explicou, mesmo, o derradeiro editorial: "A Folha da 
Noite nasceu da necessidade da luta para as emogoes de uma 
campanha"; apareceu "na hora aga, como um reduto da 
rebeldia pernambucana", concluindo: "A Folha da Noite e 
uma bateria que cala, voluntariamente, porque chegou a 
hora do armisticio que os vencedores trazem aos vencidos, 
como resultante de um triunfo complete e definitivo". 

O corpo redacional era comum aos outros jornais da 
Empresa, sendo redator-secretario Jose Penante (Bib. Pub. 
E s t . ) . 

1935 

FOLHA DO POVO — Vespertino independente, teve seu 
primeiro numero em circulagao a 10 de julho de 1935, obe-
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decendo ao formato de 55 x 37, a seis colunas de composigao, 
com quatro paginas. Diregao e propriedade de Osorio 
Lima; corpo redacional: Rubem Braga (redator-chefe), 
Claudio Tavares, Abelardo de Araujo Jurema, Luis Luna, 
Marcelo Cordeiro e Vanderlindo Virginio Nunes; revisores — 
Fernando Licariao e Richomer Barros; gerente — Jose Ca-
valcanti Vanderlei; auxiliar da gerencia — Augusto Aragao. 
Trabalho grafico da oficina do semanario A Esquerda, a rua 
Diario de Pernambuco n° 42, onde funcionava, igualmente, 
a redagao. Tabela de assinaturas: ano — 40$000; semestre 
— 25$000. Prego do exemplar — 200 reis. 

Foi o seguinte o editorial de apresentagao, ilustrado com 
retrato de corpo inteiro do lider revolucionario Luis Carlos 
Prestes: "Tivemos uma grande luta para jogar este jornal na 
rua . E um jornal e, portanto, mal instalado e mal feito. 
Muita coisa que um bom jornal precisa ter, nos nao temos. 
Comercialmente, nossa ambicao nao esta nos lucros maxi-
mos, esta nos prejuizos minimos. Tecnicamente, nossa am-
bigao toda e aproveitar do melhor modo um material e um 
pessoal insuficientes. Jornalisticamente, nossa ambigao toda 
e fazer um jornal legivel. 

"Ao lado dessas pequenas ambigoes temos uma grande 
ambigao: Folha do Povo quer ser, de verdade, a folha do 
povo. Este jornal quer ser um jornal para operarios, para 
trabalhadores de todas as profissoes, para comerciantes, pro-
prietarios e industrials modestos, para intelectuais, estudan-
tes e soldados, para todos os que sofrem a opressao dos sala-
rios baixos, dos impostos altos, da vida dificil e dura. 

"Nos queremos que, atraves destas paginas, todas as ca-
madas populares possam manifestar suas ideias e suas rei-
vindicagoes. Aqui dentro nao temos e nao admitiremos ne-
nhum dogma partidario, religioso ou social. Folha do Povo 
desmentiria seu proprio nome se nao fosse um jornal visce-
ralmente e intransigentemente democratico. 

"Nossos inimigos, os que entoam hinos aos regimes de 
opressao, os fascistas de camisa ou de palito, lerao demago-
gia onde escrevemos democracia. E hao de sorrir quando 
falarmos do povo: — Que vale o povo? Pois bem, senhores: 
n6s acreditamos no povo. O povo e muito ignorante? Mas 
sabe perfeitamente como vive. E analfabeto? Mas sabe ler 
o recibo dos impostos que paga. E nulo em matematica? 
Mas sabe calcular o niimero de niqueis de que precisa para 
matar a fome. fi imprestavel e doente, mas sabe produzir 
tudo o que existe, e construir tudo o que torna humana a 
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vida do homem. O povo sabe o suficiente: sabe porque vS 
e porque sofre na carne e na alma o que ve. Nos acredita-
mos no povo, em suas virtudes, em seu genio oprimido pelos 
grandes exploradores, pelos grandes opressores e pelos gran-
des mistificadores. 

"Vos ja olhastes, senhores fidalgos, a massa de homens 
e mulheres, velhos e criancas, no meio de uma rua, no inte
rior de um templo, de uma usina, de um estadio; do alto 
de vossas janelas ou de dentro de vossos automoveis, ja vis-
tes a multidao de brancos, pretos, caboclos e mulatos, mi-
Ihares de criaturas juntas, trabalhando, rezando, rindo ou 
chorando, gritando ou cantando? Como se chamam esses 
homens mal vestidos, essas mulheres pobres, esses velhos 
alquebrados, essas criancas magras? Vos os conheceis vaga-
mente: eles sao o povo, a patuleia, a massa ignara, os ano-
nimos. Nos procuraremos falar em nome desses anonimos. 
Nos queremos ser voz e arma do povo". 

Iniciando o seu comentario assinado, Osorio Lima es-
creveu, ainda, sobre o programa do jornal: "Agitaremos, 
com especial atengao, o problema da mulher e da crianga, 
grave e delicado problema, quando verificamos, constrangi-
dos, o aumento assustador da prostituigao, da mendicancia 
e da mortalidade infantil no Recife, em outras capitals e no 
interior nordestino. As questoes de educacao da mocidade 
e todas as outras que interessam vivamente ao nosso meio 
social, nos as colocaremos em foco". 

A Folha do Povo encetou suas atividades fazendo propa
ganda dos postulados politicos da Alianga Nacional Liberta-
dora, que, alias, foi extinta, dois dias depois, por decreto do 
governo federal. Prosseguiu atacando o partido integralista 
e seu orgao oficial diario — A Cidade. 

Circulando normalmente com quatro paginas, pouco 
mais de uma de aniincios, inseria sueltos, algumas vezes 
artigo de fundo, service telegrafico, segao sindical, noticia-
rio, inclusive social e desportivo, este ultimo por algum tem
po precedido de ligeiro comentario, assinado por Y. E mais: 
"Cinem.as", por D. J . M. , e "Radio" por Y. B . Apareciam 
artigos de colaboracao, a principio, de Alvaro Moreira, J. Ma-
rinho, Sodre Viana, Pedro Mota Lima, Newton Freitas e 
Brasil Gerson, alem da cronica diaria de Rubem Braga. 

A edigao de 1 de agosto registou ameagas a Folha do 
Povo, "feitas de modo insidioso e indireto", isto porque "nao 
nasceu para agradar a todo o mundo", mas "desagrada e 
fere a muita gente". Noutro topico, o articulista criticou 
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urria portaria do Secretario da Seguranga Publica, que proi-
bira a presenca de reporteres nas repartigoes policiais. 

No dia 24 do mes em refei-encia, afastou-se Osorio Lima, 
passando a direcao e propriedade a Jose Cavalcanti, que se 
tornou "unico responsavel pelo contrato de reserva de domi-
nio" que t inha com Reinaldo Lins, dono da tipografia. As-
sumiu a gerencia Lourival da Mota Cabral. 

Comecaram a efetivar-se, no ultimo dia de agosto, as 
ameagas policiais ao pessoal do vespertino, que continuava 
a defender os ideais revolucionarios de Luis Carlos Prestes. 
Foram presos os auxiliares Augusto Aragao e Joao Evange-
lista. Dias apos, ante a perspectiva de novas violencias, o 
juiz Joao Tavares concedia "habeas-corpus" preventivo a 
Rubem Braga e a Mota Cabral. 

No mes de setembro, encetou intensa propaganda da 
chapa "Trabalhador, ocupa o teu posto", de candidates ao 
Legislative municipal. Na edicao do dia 11 publicava um 
apelo as financas dos "leitores, anunciantes, assinantes e 
amigos", a salientar o seguinte topico: "O dinheiro de que 
precisamos se destina ao pagamento mensal, que devemos 
fazer, ate Janeiro do proximo ano, a pessoa a quem compra-
mos as oficinas desta folha". E foi criada uma lista dos 
"amigos da Folha do Povo". 

No dia seguinte, 12 de setembro, viajava o redator-<;he-
fe Rubem Braga rumo a Porto Alegre, a fim de fazer a co-
bertura noticiosa da Exposicao Farroupilha, lendo-se artigos, 
a proposito, dos redatores Claudio Tavares e Luis Luna, fi 
que aquele nao retornaria ao Recife, de la enviando repor-
tagens e artigos, como o faria, depois, do Rio de Janeiro (1). 

A partir do dia 14, foi divulgada, em folhetim, a pega 
teatral, em tres atos, "Carne para canhao", de Afonso 
Schmidt. Ainda em setembro, a 27, registava-se a prisao do 
reporter sindical Etelvino Pinto, que permaneceu 52 horas 
no xadrez denominado "Brasil Novo". 

Alem dos colaboradores ja mencionados, outros vieram 
a figurar com artigos especiais, embora esporadicamente, a 
saber: Gilberto Freyre (um so artigo), Reis Leme, Moacir 

(1) Em artigo enviado do Rio, sob o titulo "Trabalhador, ocupa o 
teu posto!", publicado na edicao da Folha do Povo de 4-11-1935, escreveu 
Rubem Braga, resumindo impressoes de sua permanencia no Recife: 
" . . . passei um domingo na praia de Boa Viagem e uma noite na cadeia"; 
" . . fui a festa dos Monies Guararapes e t rabalhei no jornal mais que-
brado do mundo" . 
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Werneck Sodre, Josue de Castro, Aderbal Jurema, Carlos 
Lacerda, Raimundo Pais Barreto, Muniz de Farias, Lidia 
Freitas, Hermes Lima, Gomes Maranhao, Chagas Ribeiro, 
Paulo Ribas, Manuel Bezerra (poesia), Calinicio Silveira, 
Agostinho Dias, Elmo Ferreira, Augusto Aragao, Jose Bezer
ra de Lima, Jaime Siqueira, Luis Cisneiros, Claudio Tavares', 
Luis Luna e Ivan Barreto (pseudonimo de lomar de Barros). 

Em dia da ul t ima semana de outubro, guardas-civis e 
investigadores de policia cercaram a redacao, e a edigao de 
6 de novembro foi apreendida das maos dos gazeteiros, sen-
do a oficina varejada e ameagada a redacao de efetiva 
censura previa, o que aconteceu uma semana depois, antes 
apreendido o cartaz em que se chamava atengao para a ma
teria do dia. 

Baseado na Lei de Seguranga Nacional, o Secretario da 
Seguranga, Capitao Malvino Reis, instaurou processo contra a 
Folha do Povo, sob o pretexto de que vinha "incitando o odio 
e a luta entre as classes socials, de modo violento e subver-
sivo", com a divulgagao da reportagem "A Usina Catende 
langa na miseria seus fornecedores", outras notas e artigos, 
sobretudo referentes a prisao e expulsao do Brasil da estu-
dante hungara Geny Gleiser. A 15 de novembro era preso 
o reporter estudante Jose Tavares de Miranda, que amargou 
cinquenta boras de cadeia. 

Em violento editorial de duas colunas, no dia seguinte, 
a redagao ocupou-se de dois processos contra a Folha do 
Povo: "o primeiro, baseado na Lei Monstro, de iniciativa do 
Secretario da Seguranca; o outro, estribado na Lei de Im-
prensa, partido, este, do chefe dos integralistas de Pernam-
buco", assim concluindo, apos uma serie de consideragoes: 

"Que espume o odio impotente, vasio e estupido dos ini-
migos do povo, dos nossos inimigos, nas colunas mal escritas 
dos jornais da Tombola, amilhados ao dinheiro do capita-
lismo alienigena. Ladrar e espumar e fungao de todos os 
mas t ins . files sao pagos para isso. E um dever de oficio. 
E serve, esse estado de desespero, como um termometro que 
orienta o povo. Contemplemos a subida da coluna de mer-
ciirio". 

Os processos tiveram grande repercussao nos jornais 
cariocas, merecendo protestos da Associagao da Imprensa de 
Pernambuco e da Associacao Brasileira de Imprensa, assim 
como discursos de condenagao na Consti tuinte estadual, so
bretudo atraves da palavra do representante classista Carlos 
Rios. 
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O juiz federal Pedro de Albuquerque Montenegro decla-
rou "legalmente apreendida" a edicao do dia 6 (2), manten-
do, assini, o ato do Secretario da Seguranga, e este logo en-
caminhou novo processo a juizo (3), a respeito da apreensao 
do dia 13, motivada pelas notas "Espancado um elemento 
da Mar inha" e "Ameagados de morte tres soldados do nosso 
glorioso Exercito", as quais visariam a indispor entre si as 
classes a rmadas , solicitando, para o caso, a sangao do art i-
go 25, § 6°, 1^ par te , da Lei de Seguranga. A 21 de novem-
bro, a Folha divulgou o arrazoado de sua impugnagao ao 
ato, que considerava ilegal, pedindo a sangao do Juiz Fede
ral contra a autoridade processante. 

No dia 24, domingo, ao irromper a rebeliao comunista 
de 1935, preparava-se u m a edigao extraordinaria, quando a 
policia ocupou o predio da redagao e oficina, efetuando pri-
soes, confiscando todo o material e inutilizando as colegoes 
(4) . Com a derrota do movimento, nao voltou a circular o 
jornal, onde Pedro Mota Lima ocupava, entao, o posto de 
redator-secretario. 

So dez anos depois, precisamente a 19 de novembro de 
1945, reapareceu o orgao comunista, em segunda fase, feito 
matu t ino , propriedade da Editora Folha do Povo Limitada, 
com redacao e oficina a praga Sergio Loreto n.° 391, tra-
zendo abaixo do ti tulo as palavras: "Unidade — Democra-
cia — Progresso". 

Adotando formato menor — 47 x 32 — a seis colunas 
mais estreitas, vendeu-se o primeiro numero, de oito pagi-
nas, a CrS 0,40 o exemplar, continuando, porem, a CrS 0,30. 
Assinaturas: ano — CrS 110; semestre — CrS 60. Diregao 
de Sindulfo Correia Josue; redatores — Claudio Tavares, Ca-
linicio Silveira, Osvaldo Peralva, Zoroastro Braz, encarrega-
do da segao desportiva, e Fernando Licariao, tambem cobra-
dor; gerente — Miguel Xavier Borba. 

"£stes redatores — lia-se, em seguida, — sao os princi
pals . Sao meia duzia dos mais letrados filhos do povo, que 
se propuseram a nos ajudar na luta jornalistica. Os nomes 
dos outros nao caberiam em todas as nossas colunas, por-
que sao milhares, talvez milhoes. Sao todo o povo de Per-

(2) Sentenga publicada no Jomal do Commercio de 19-11-1935. 
(3) Divulgado, tres dias apos, pelo mesmo orgao. 
(4) A unica colegao conhecida da Folha do Povo do periodo de 1935 

e a existente na Biblioteca Publica do Estado, desfalcada, todavia, das 
edigoes de 22 e 23 de novembro. 
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nambuco, o proletariado da cidade e do campo. Porque eles 
•— o povo e o proletariado — terao aqui a acolhida que de-
vemos aos nossos maiores colaboradores, aos que concorre-
ram, generosamente, para o reaparecimento da nossa heroi-
ca Folha do Povo". 

Em editorial de tres colunas, ao centro da terceira pagi-
na, tipo corpo 12, negrito, ocupou-se da primeira fase, acen-
tuando: "Viveu alguns meses. Deixou, entretanto, bem viva 
no espirito dos seus leitores a certeza de que viveu para o 
povo. Naquele tempo o fascismo estava se preparando para 
Iniciar a guerra de exterminio dos povos livres". Focalizou 
a bandeira levantada por Luis Carlos Prestes, mediante o 
surgimento da Alianga Nacional Libertadora, assim como o 
derrotado movimento anti-fascista, frisando: "Decorridos, 
porem, dez anos, restabeleceu-se a verdade historica: os liber-
tadores de 1935 estavam certos, t inham razao" (5) . 

Mais algumas consideracoes e veio o topico final: "Folha 
do Povo volta, hoje, a circular. Como da vez passada, sera 
um jornal modesto. Muito pobre de aparelhagem material. 
Pobre como o povo; porem, como ele, amigo da verdade. Como 
o povo, sempre disposta a apoiar as campanhas generosas e 
OS empreendimentos que engrandegam a nossa pat r ia . Nao 
poderemos dar aos nossos leitores um jornal barato, grande 
e bem feito. Nao poderemos tambem garantir que circula-
remos todos os dias. Prometemos, em compensagao, ser sin-
ceros e honestos no exercicio da fungao social que estamos 
iniciando, ser amigos dedicados e servidores indormidos dos 
interesses e das aspiracoes do povo e do proletariado brasi-
leiro". 

Noutro comentario da mesma pagina, lia-se: "As neces-
sidades do povo serao fielmente ventiladas e debatidas emi 
nossas paginas, porque sao as nossas proprias necessidades. 
Porisso, este jornal lutara, pacifica e cordeiramente, para que 
o problema da democratlzagao nao sofra solugao de conti-
nuidade, pois com as eleicoes nao cessara a nossa luta . A 
eleigao e posse dos candidatos a deputados e presidente re-
presenta, para nos, o primeiro passo no processo da demo-
cracia". 

Dedicou-se, entao, a propaganda da candidatura Yedo 

(5) "Vi o povo lutando nas lendarias ruas do Recife" — escreveria 
Alcedo Coutinho, na edigao da Folha do Povo de 2-12-1950, para afirmar 
que "o movimento de 1935 tinha caiater anti-feudal, anti-fascista, anti-
imperialista". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 351 

Fiuza a Presidencia da Republica e de elementos comunistas 
ao Parlamento federal, divulgando amplas instrugoes elei-
torais. 

Apos a edigao inicial da segunda fase, continuou com 
quatro paginas e rai'os anuncios, destacando-se entre a ma
teria comum as secoes "Vida Sindical", a cargo de Calinicio 
Silveira, e "A Semana Internacional", alem de artigos assi-
nados, de vez em quando, por Elmo Ferreira, lomar de Bar-
ros, Perminio Asfora, Jose Ivens, Ricardo Coelho, Antonio 
Marques, Clovis Melo, Adauto Pontes, Lauro A. Campos 
Gois e Rui da Costa Antunes. 

Realizadas as eleicoes a 2 de dezembro, prosseguiu o 
matut ino na defesa dos postulados socialistas, divulgando, 
particularmente, o noticiario do Partido Comunista. 

A partir de Janeiro de 1946 apareceram as cronicas de 
Joao Silva (pseudonimo de lomar de Barros), sob o titulo 
"Aconteceu esta semana", e, mais dia menos dia, as "Cartas 
de Joaquim", alem da nova secao "Contrastes e confrontos", 
em que eram comentados fatos e frases de outrem, e copy 
rights da Inter Press. Comegou nova campanha de ajuda 
financeira. 

Devido ao aumento do custo do papel e da mao de obra, 
o prego do numero avulso elevou-se, a 13 de abril, para Cr$ 
0,50. No mes seguinte, dia 10, a direcao passou a ser exer-
cida por Perminio Asfora, enquanto Claudio Tavares era 
reduzido de redator-chefe a redator-secretario. O gerente 
teve como substituto Rui da Costa Antunes. 

Durante algum tempo, as edigoes dominicais traziam 
suplemento de quatro paginas, impresso noutra tipografia, 
com reportagens da cidade e do campo, uma segao dedicada 
a mulher, artigos especiais e variedades. 

No mes de maio, redagao e oficina foram varejadas pela 
policia, o que mereceu protestos, na edigao de 26, onde se 
dizia que semelhante violencia nada mais fazia "do que com-
prometer o governo". 

Orgao essencialmente popular, iniciou a 13 de junho a 
segao "O povo faz o seu jornal", pedindo aos leitores que 
mandassem "suas cartas, seus anuncios, suas reclamagoes, 
sua opiniao sobre problemas do seu bairro, de sua empresa 
de trabalho, de sua reparticao, em suma, tudo quanto o povo 
tenha como necessario a sua seguranga, aos seus interesses, 
aos seus direitos". E concluiu: "Pode escrever a lapis, a pena, 
a maquina, em qualquer papel; o essencial e que as reivin-
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dicagoes do seu bairro, da sua empresa ou de seu municipio 
cheguem ate o seu jornal". 

Divulgava, na Integra, discursos pronunciados, na Cons-
tituinte, por Luis Carlos Prestes. A partir de 2 de julho 
deixou de aparecer no cabecalho o nome do diretor, e o re-
dator-secretario foi substituido, a 13 de agosto, por Josue de 
Almeida, que divulgava artigos assinados. Tambem Geraldo 
Seabra veio a participar, por pouco tempo, do corpo redacio-
nal . No primeiro dia do mes seguinte, a empresa anunciava 
haver adquirido a oficina grafica da "Maison Chic", desti-
nada a trabalhos avulsos. 

Ao ensejo da demonstracao, no Teatro Santa Isabel, do 
"Pleno Ampliado do Partido Comunista Brasileiro", a 18 de 
novembro, Rui da Costa Antunes fez "um balango critico das 
tarefas realizadas pela Folha do Povo no seu primeiro ano 
de existencia", o qual foi divulgado dois dias apos, em edigao 
comemorativa, de oito paginas. Revelou o balango que a 
Campanha Pro-Imprensa Popular arrecadara Cr$ 400.000, 
parte representada por objetos, pegas artisticas, animals e, 
ate, um terreno. Do dinheiro recebido foram enviados ao Rio 
de Janeiro CrS 190.000, para a compra de uma Linotipo, 500 
quilos de chumbo, duas maquinas de escrever, novos tipos 
de titulos e de composicao corrente, fitas, frisas e pegas para 
a impressora Marinoni. 

O service grafico assumiu mais agradavel feigao logo no 
outro mes, quando tambem melhorou o papel e apareceu 
novo cliche de cabecalho, afora outros melhoramentos. "Dei
xou de ser o jornal dificil de se ler", segundo Prestes. Foi 
quando instalou a Linotipo, tornando-se, igualmente, mais 
movimentado no tocante a reportagens e noticiario. No ano 
seguinte, passou a sair com seis paginas, mas a 1° de margo 
aumentou o formato para 55 x 38, a sete colunas, voltando 
a ter quatro paginas e passando o exemplar ao prego de 
Cr$ 0,60. 

Desde alguns meses atras nao constavam do cabegalho 
OS componentes do corpo redacional. Em Janeiro de 1947 
iniciava intensa propaganda eleitoral, indicando as candida-
tu ' a s de Pelopidas Silveira ao Governo do Estado e de um 
~rupo de socialistas e comunistas a deputagao, ostentando 
vasta clicheria, sem esquecer a efigie de Prestes. 

Entre os autores de artigos assinados, esporadicos, vi-
nham-se destacando, diretamente ou atraves da Inter Press, 
Pedro Pomar, Frederico Lourengo Gomes, Edison Carneiro, 
Mauricio Vinhas de Queiroz, Aristeu Aquiles, Afonso Schimit, 
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Luis Carlos Prestes, Etelvino Pinto, David Capistrano, Mau-
ricio Grabois, Sebastiao Lins dos Santos, Abner da Silva 
Brandao, Ilya Ehremburg, Karl Hofmann, Aidano do Couto 
Ferraz, Clovis Melo, Otacilio Alves de Lima ("Coisas do 
campo") , Aldenor Campos e Henrique Oest. Depois: Luis 
Maranhao Filho (o potiguar, nao o pernambucano), Pedro 
Mota Lima, Dalcidio Jurandir , Pedro Carvalho Braga, "J. 
Martins Costa, Ariosto de Assis, Rui Faco, Ze Brasil (pseu-
donimo de Monteiro Lobato), Israel Epstein, Otavio Brandao, 
Carlos Marighela, Bacelar Couto, M. Lupino, etc. 

Ainda em margo do referido ano, criava-se a interessan-
te segao redacional "Herois de 1817". A 17 de maio estreou 
a cronica "Voltarei amanha", de Patricio Potiguar, como se 
ocultava Joao Fagundes de Meneses. Logo mais, aparecia 
"Tiro ao alvo", assinada por Egidio Squeff. 

Entrando em atividade o "Circulo de Amigos da Folha 
do Povo", ergueu-se novo apelo, na edigao de 18 de maio, a 
fim de assegurar recursos "para a realizacao de suas gran-
des tarefas". A 4 de julho, entrava em vigor nova tabela 
de assinaturas, a saber: ano — CrS 150; semestre — Cr$ 80; 
para fora do Estado: CrS 180 e Cr$ 100, respectivamente. 

Edigao especial solenizou, a 18 de setembro, o "Primeiro 
Aniversario da Carta Federal", divulgando, sob essa epigrafe, 
expressiva alegoria de pagina inteira, assinada por Helio 
Feijo, com as seguintes caracteristicas: livro aberto, cadeias 
partidas, povo, utensilios de trabalho e faixas com os disti-
cos: "Livre opiniao", "Inviolabilidade do lar", "Repouso se-
manal remunerado", "Direito de crer ou nao crer", "Direito 
de greve" e "Liberdade sindical". Outra ediqao de oito pagi-
nas comemorou, a 19 de novembro, o segundo aniversario 
do matut ino, inserindo fotografias da redagao e oficina gra-
fica e artigos alusivos a da ta . Em dezembro instituiu con
curs© para a escolha da Rainha dos Trabalhadores do Reci
fe. Ao mesmo tempo, vinha sendo efetivada violenta cam-
panha contra a cassagao do mandato dos deputados comu-
nistas estaduais, atraves de editorials e entrevistas. 

Na primeira semana de Janeiro de 1948 todas as edigoes 
foram dedicadas ao aniversario natalicio de Luis Carlos Pres
tes . No dia 8, policiais invadiram a redagao, a fim de pren-
der o redator Clovis Melo, o qual se negou a acompanha-los, 
sob a alegagao de nao Ihe ter sido apresentada ordem escri-
ta, dizendo textualmente: "Na defesa da Constituigao, so 
sairei daqui aos pedagos". Impetrou habeas-corpus preven-
tivo e, no dia seguinte, compareceu a Secretaria da Segu-
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ranga Publica, acompanhado do veterano jornalista Mario 
Melo, seu pai . O titular da pasta, Alarico Bezerra Cavalcan-
ti, interrogou-o a proposito de particularidades da vida do 
orgao comunista e, nao obtendo respostas satisfatorias, amea-
gou raandar empastelar a tipografia. Achava-se a frente do 
jornal, na qualidade de diretor, Rui Antunes. 

Durante o mes de margo, alem da prisao, a 23 e a 31, 
dos redatores Joao Silveira (doze horas de reclusao) e Alde-
rico Toribio (dez horas) , foram encaminhados a Justiga tres 
processes contra a Folha do Povo: o primeiro alegava "ofen-
sas as forgas armadas e ao sr. Presidente da Republica", ten-
do 0 juiz Agricio Brasil julgado incompetencia. O segundo, 
encaminhado pelo Secretario da Seguranga Joao Roma (su
bstitute de Alarico), foi motivado por uma portaria do dele-
gado Jose de Melo, na qual autorizara a apreensao de exem-
plares do matutino, porque este "procurava gerar na popu-
lagao um clima de desassossego e terror" ao anunciar a 
existencia dum piano de empastelamento de sua oficina. 
O terceiro, por "incitamento a desobediencia coletiva, no 
caso do imposto sindical", teve origem numa denuncia do 
Delegado Regional do Trabalho em Pernambuco. 

Registando novas ameacas de empastelamento, langou 
editorial denunciando o fato e fazendo advertencias. Con-
cluiu: "A Folha do Povo, mau grado todas as ameagas que 
Ihe sao dirigidas pelos fascistas, prosseguira, cada vez mais 
vigorosa, em sua luta contra a ditadura de fome e terror 
policial, contra o imperialismo, pela independencia nacional, 
pela paz e a democracia, por aumento de salaries, pela dis-
tribuicao de terras aos camponeses, por um governo, enfim, 
popular, democratico e progressista capaz de solucionar os 
graves e urgentes problemas do povo e conduzir a nossa 
patria a dias melhores e mais felizes". 

Ainda circulou o corajoso jornal ate 17 de abril, quando 
foi suspense, por quinze dias, mediante portaria do minis-
tro da Justiga (6) . Para cumprir a determinagao foi esca
lade o delegado Jose de Melo, e qual, a frente de uma turma 
da policia civil, apeiada por pragas da policia militar, com-

(6) Dizia a por tar ia minister ial : " . . . de conformidade com o art igo 
4°, § unico, do decreto-lei 431, de 18-5-1938, considerando o que consta 
dos autos de apreensao de exemplares da Folha do Povo, jo rna l que se 
edita em Recife, edigoes de 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 14; 15; 16 e 17 de 
margo ultimo, feita pela Secretar ia da Seguranga Publ ica de Pernambuco , 
resolve suspender, por 15 dias, a circulagao do mesmo jornal , a pa r t i r 
de 18 do cor ren te" . 
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pareceu a sede da redagao e oficina, aos primeiros minutos 
do dia 18, quando ja comegada a paginacao e o linotipista 
compunha as ultimas noticias. Houve resistencia, encon-
trando-se as portas escoradas com bobinas de papel. Foi 
precise requisitar bombeiros, que procederam ao arromba-
mento do telhado. Facilitada a entrada, os policiais empas-
telaram parte do material tipografico, fazendo apreensoes 
(7) e efetuando 31 prisoes, entre graficos, outras pessoas 
presentes e o redator de plantao, Alderico Toribio, os quais 
foram espancados. 

O predio ficou sob ocupagao durante oito dias. Foi libe-
rado, mas o matutino so reapareceu a 5 de maio, depois que 
todo 0 pessoal obteve liberdade. Nessa data escreveu o edi-
torialista: "Expiradc- o prazo da criminosa portaria do mi-
nistro do arroz, cessada a ilegal ocupagao das nossas ofici-
nas, volta a Folha do Povo a circulagao, para ocupar o seu 
lugar na trincheira da luta pela defesa da democracia e da 
liberdade". 

Mais alguns dias e o pertinaz porta-voz do Partido Co-
munista em Pernambuco teve de fechar, novamente, suas 
portas, em seguida a edicao de 19 do referido mes, tres dias 
depois da transferencia de local da redagao e da oficina, 
ficando esta instalada na Praga Sergio Loreto n° 365 e 
aquela na rua da Detengao n° 175, 1° andar. 

Submetido a longo periodo de estagnagao, so voltou a 
circulagao no dia 28 de novembro (8), quando escreveu Rui 
Antunes, abrindo as duas primeiras colunas da primeira 
pagina: 

"Apos seis meses de suspensao arbitraria e, por todos os 
titulos, ilegal, aqui tem novamente o povo de Pernambuco 
o seu querido jornal. O interprete fiel de suas aspiracoes, o 
defensor intransigente dos seus direitos, o seu amigo de todas 
as horas. Esse, o verdadeiro significado da Folha do Povo e 
nao foram outros os motivos que levaram a reagao a inves-
tir tao furiosamente contra o nosso jornal. Contra os seus 
trabalhadores — graficos e jornalistas — perseguindo-os, 
prendendo-os, invocando contra eles as leis de excegao do 

(7) Segundo o Jornal do Commercio, de 20-4-1948, foram apreendi-
das, no predio da Folha do Povo, tres armas de fogo, munigoes, vdrias 
fDices e outras arKvas brancas. 

(8) Durante o periodo de paralisagao a empresa fez circular A Luta 
e, verificada, tambem, a suspensao desta, O Popular (Ver pags 425 e 
423). 
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Estado Novo. Contra as suas maquinas, penosamente adqui-
ridas com o dinheiro do povo. Contra as suas edigoes, rou-
bando-as dos gazeteiros sem apresentar a mais leve somtara 
de justificagao. Contra, finalmente, a sua propria circula-
gao, suspendendo-o primeiramente por quinze dias e, logo 
apos, por seis meses". 

Seguiram-se longos conceitos a respeito da veracidade 
das denuncias formuladas em torno da situagao politica e 
economica de Pernambuco e do pais, acentuando o articu-
lista: "A Folha do Povo, voltando as maos das grandes mas-
sas sofredoras do Nordeste, espera continuar sendo o porta-
voz de suas grandes lutas, um poderoso instrumento colo-
cado nas maos do povo para a conquista de suas mais senti-
das reivindicagoes". 

Ocorreu um periodo de normalidade na vida do orgao, 
cujo corpo redacional estava assim constituido: diretor — 
Sindulfo Correia Josue; secretario — Clovis Melo (9); reda-
tores — Rui da Costa Antunes, Claudio Tavares, Candido 
Caseli, Josue de Almeida, Alderico da Silva Toribio, Joao 
Silveira, George Werfell, Paulo da Silva Antunes, Hiram de 
Lima Pereira, Carlos Jose Duarte e Paulo Loureiro. A geren-
cia vinha sendo ocupada por Vicente Barbosa da Silva, que 
a deixou a 3 de dezembro. 

Nova edigao foi dedicada a Luis Carlos Prestes a 1.° de 
Janeiro de 1949, antecipando-se dois dias a data do aniver-
sario do lider revolucionario, sendo a primeira pagina ilus-
t rada com fotografias e as tres outras quase repletas de art i-
gos louvaminheiros. 

Sempre atacando o governo de Barbosa Lima Sobrinho, 
dado como responsavel pela serie de perseguigoes politicas e 
ameagas policiais, o jornal seguiu o seu incomodo caminho. 
A 3 de abril anunciou que publicaria, semanalmente, um 
taalango da situagao da empresa, no tocante a vendagem e 
distribuigao na capital e no interior do Estado. 

Assinando "Postals da Uniao Sovietica", iniciou Jorge 
Amado sua colaboragao a 24 do mes em referenda, no orgao 
vermelho, que tambem difundia comentarios firmados por 
Andronico de Barros, Gregorio Bezerra, Valdu Cardoso, Etel-

(9) Afirmaria Clovis Melo, mais tarde (Diario da Noite de 30-6-1954), 
que se fizera jornalista na Folha do Povo, em cuja redagao ingressou 
•em 1946, como reviser e reporter de setor, passando, depois, por todas 
as categorias do jornalismo" 
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vino Pinto, Jaime Campos e o pessoal da redagao, alem dos 
trabalhos distribuidos por agenda estrangeira. 

Devido a falta de papel modelo AA, em que era impres-
so, o diario viu-se na contingencia de reduzir o formato, pas-
sando de sete para seis colunas, isto nos periodos de 8 a 20 
de maio; 19 de junho a 2 de julho e 21 de setembro a 15 de 
outubro. A tabela de assinaturas foi alterada a 15 de julho, 
passando a prevalecer a seguinte: ano — CrS 140; semestre — 
CrS 75; trimestre — CrS 40; para o interior e outros Estados, 
respectivamente: CrS 180, CrS 90 e Cr$ 45. Ao mesmo tem
po, come^ava a campanha pro-aumento de seis mil exem-
plares na vendagem avulsa. 

Provavel tatica de despistamento, ocorriam constantes 
alteragoes no quadro do pessoal. Assim e que, por exemplo, 
desde 17 de agosto, Alderico Toribio figurava, no cabecalho, 
na qualidade de gerente, mas, no mes seguinte, era substi-
tuido por Hiram de Lima Pereira. O diretor de hoje podia 
ser simples redator amanha ou gerente mais tarde. 

A partir do n° 1015, de 16 de outubro de 1949, alterou-
se o formato normal, passando a oito colunas de composigao, 
acrescidos alguns centimetros na estatura. Para mante-lo, 
sntretanto, vinha a declaracao da necessidade de se inten-
sificar o movimento de ajuda. Era um apelo constante aos 
dmigos do jornal, porque este so publicava raros pequenos 
anuncios, excluido, assim, praticamente, da principal fonte 
de receita dos orgaos de imprensa. 

Na segunda semana de outubro, voltou a sofrer os reve-
aes a que era periodicamente submetido, em consequencia 
de suas atitudes de inconformagao com o policialismo gover-
namental. Fazendo um balango dos fatos ocorridos, langou 
tongo artigo, edigao do dia 16, sob o titulo "As forgas da paz 
i^airam revigoradas", assim comegando: "A semana que hoje 
finda foi marcada com grandes e graves acontecimentos. No 
curto espago de sete dias, a Folha do Povo foi duas vezes 
invadida, teve uma edigao empastelada (10) e apreendida 
e 0 seu predio cercado pelos beleguins. Os jornalistas Sin-
dulfo Correia Josue, Clovis Melo, Claudio Tavares e Joao 
Silveira, respectivamente, diretor, redator-secretario e reda-
tores deste jornal, foram raptados pela policia, sendo subme-

(10) No dia 14-10-1949, a Folha do Povo estampou duas fotografias 
JO empastelamento de quatro paginas, colocadas na Marinoni, quando 
tfstava sendo impressa uma das edigoes confiscadas. 
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tides as mais atrozes pei^eguigoes, que foram desde a inva-
sao de seus lares ao regime carcerario mais abjeto, a que 
nao faltaram os suplicios e as tor turas" . 

O resto do ano decorreu sem mais incidentes e, ao en-
cerra-lo, a edicao de 31 de dezembro abriu um concurso po
pular, entre "operarios, camponeses, donas de casas, arte-
saos, pequenos comerciantes e trabalhadores de todas as ca-
tegorias", para a producao de escritos sobre a personalidade 
de Luis Carlos Prestes, nao precisando, para isto, "ser inte-
lectual nem tampouco escrever corretamente o portugues". 

A edicao de 1° de Janeiro de 1950, reunindo oito paginas, 
bastante ilustrada, foi quase totalmente dedicada ao 52° ani-
versario de Prestes, a respeito de quem foram transcritas 
opinioes de Afonso Schmidt, Graciliano Ramos, senador 
Barbosa Lima, Alberto Palacios, Oscar Niemeyer e Candido 
Portinari, alem de inserir artigos e poemas assinados por 
outros intelectuais e ligeira biografia do homenageado. Pros-
seguiu, durante o mes inteiro, a divulgacao de mensagens 
e saudacoes ao chefe comunista brasileiro, de autoria de ele-
mentos de todas as categorias socials. 

Nesse mes voltou o regime da violencia policial contra 
a Folha do Povo, sendo preso no dia 13, e novamente no dia 
29, o redator Candido Caselli, ambas as vezes encontran-
do-se ele com habeas-corpus preventivo no bolso, o que nao 
evitou que passasse, em cada ocasiao, algumas horas encar-
cerado. No seguinte, fevereiro, a policia da vizinha cidade 
de Jaboatao tomava das maos do gazeteiro a remessa de 
exemplares do dia 12, domingo, sob a alegacao de que ele, 
para vende-los, fazia comicios perturbadores da ordem. Dois 
dias apos, anunciava-se o sequestro da "Industria Pernam-
bucana de Artes Graficas", ja fechada pela policia, meses 
atras, dado como motivo o imprimirem-se ali boletins sub-
versivos. Pertencia a Empresa Folha do Povo. 

So constava do expediente, desde o dia 12 de fevereiro, 
o nome do diretor Sindulfo Correia Josue. Na mesma^ data 
comegava a insercao, em cinco colunas, ao pe da ultima pa-
gina, de A Forja, "jornal do movimento ajudista", aos do-
mingos, e depois tambem as quartas-feiras, contendo arti-
guetes e o noticiario relativo a cooperagao financeira de 
leitores e amigos para a manutencao da Folha, o que durou 
ate setembro. 

A par da colaboragao, mais ou menos regular, de Paulo 
Cavalcanti, Pedro Mota Lima, Egidio Squeff, Adalgisa Ca-
valcanti, Aurea Gois, e tc . , criaram-se segoes permanentes, 
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como "A mulher e seus problemas", por Sonia Ribeiro; "Glo-
sando espero", mote-glosa, por K. Rapicho (que nao era 
outro senao Hiram Perelra); "Tribuna da Paz" e "Movimen-
to Juvenll". Ocorreu, tambem, boa campanha, atraves de 
editorials e entrevistas, em defesa do petroleo brasileiro, a 
que se segulu outra contra a bomba atomlca. 

No mes de marco via-se a Folha envolvida num proces-
so, sob a invoca^ao da Lei de Seguranga Nacional, porque 
houvera asseverado, nas suas colunas, exlstir um "complot" 
policial contra a seguranca e a liberdade do jornalista 
Casein. No dia 17 veriflcou-se a primeira audiencia, ouvido 
o diretor Sindulfo Correia, por sua vez acusado como fun-
dador do Sindicato dos Graflcos.. . Mas, igualmente a 
diversos dos anteriores, o processo foi anulado. A 5 de maio 
era instalada, na sede da Associagao da Imprensa de 
Pernambuco, a Sociedade de Ajuda a Imprensa Popular, sob 
a presidencia do escritor Francisco Juliao, o que proporcio-
nou maior ambito a permanente campanha de auxilio finan-
ceiro. Por duas vezes, nesse mes, foi preso o redator George 
Werfell, a segunda no dia 22, sem maiores consequencias. 

Desfechou forte campanha contra a cassagao do manda
te dos vereadores comunlstas. O novo redator Jose Leite 
Filho sofreu, no dia 18 de junho, grande vexame, sendo pre
so, espancado e sequestrado, pelo espaco de tres dias, na 
Base Aerea. A edicao que noticiou o fato foi, em parte, 
apreendida. 

Assunto de magna importancia vinha-se constituindo a 
situagao financeira da empresa, cada vez mais grave, a res-
peito da qual esclareceu a edigao de 1° de julho que o mo-
vimento ajudista decrescera, ao passo que os compromissos 
se multiplicavam, achando-se atrasado o pagamento ao pes-
soal da redacao e oficina, em decorrencia do que alguns 
operarios e redatores haviam adoecido, inclusive Claudio 
Tavares, no momento impossibilitado de trabalhar. Concluiu 
formulando urgente apelo de ajuda. fisse novo S.O.S. foi, 
realmente, atendido por diversas classes de trabalhadores, 
principalmente os graflcos de diferentes empresas. 

Quase toda a edigao de 8 de agosto se encheu com o 
longo programa revolucionario apresentado ao povo brasi
leiro por Prestes. Em consequencia, centenas de exemplares 
foram apreendidos pela policia, sendo presos e espancados 
OS redatores Joao Silveira e Irineu Ferreira, alguns opera
rios graficos e gazeteiros. Ate as pessoas porventura en-
contradas, na rua, manuseando a Folha eram submetidas 
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a vexames. O predio da oficina foi ocupado per policiais, 
sendo devolvido dois dias apos, quando para la se t rans-
feriu o pessoal da redacao, cujo ediflcio ficara sob cerco. O 
trabalho de recuperagao da tipografia foi lento, porque "os 
mancais da maquina impressora e as pecas da Linotipo fo-
ram cox'roidas por acidos criminosamente langados pela 
Policia". 

So uma semana depois, no dia 15, reapareceu, tendo a 
edigao seguinte, a 18, focalizado o tema: "Em perigo a exis-
tencia da Folha do Povo". Seguiu-se um periodo de edigoes 
esparsas, nao so devido ao arrocho policial, mas tambem em 
face da situacao financeira, tornada mais precaria. A 13 de 
setembro, dizia uma nota: "A policia continua apreendendo 
a Folha do Povo". 

Comegava, entao, a campanha de propaganda dos can-
didatos comunistas a deputagao estadual, para as eleigoes 
de 10 de outubro, com grandes titulos e cliches. Enquanto 
isto, o deputado Paulo Cavalcanti, tendo o apoio de elemen-
tos de diferentes bancadas, verberava, na Assembleia Legis-
lativa, OS excessos policiais; apelos eram dirigidos ao gover-
no do Estado; protestava a Associacao Brasileix-a de Impren-
sa e, por sua vez, a A. I . P . decidia, em sessao de 20 de 
setembro, designar o advogado Carlos Jose Duarte, do seu 
corpo juridico, para impetrar mandado de seguranga em fa
vor da livre circulagao do jornal . Nada obstante, a edigao 
do dia 24 foi empastelada pela policia, que tambem apreen-
deu cartazes de propaganda dos candidates populares. Sus-
pensa, a Folha reapareceu a 28 (11) . 

Na edigao de 1° de outubro, como o fizera n a vespera, 
divulgou a Carta Aberta em que Prestes apontava ao povo 
brasileiro os nomes que deveriam ser sufragados nas eleigoes 
em perspectiva. Quatro dias apos, declarava um editorial 
que a oficina estivera cercada desde o dia 8 de agosto, pela 
policia civil e, desde 2 de outubro, vespera do pleito, pela 
policia militar, de baioneta calada. A 9 de novembro langa-
va-se nova campanha ajudista, para a obtengao de um mi-
Ihao de cruzeiros, depois substituida pela que visava a "aqui-
sigao da segunda Linotipo". Outra campanha ja vinha sen-
do levada a efeito: a da assinatura do Apelo de Stockolmo: 
"Tudo pela Paz". Em meio a materia de rotina, divulgava-se 

(11) A 25, 26 e 27 de se tembro , saiu, em substi tuigao, A Hora (Ver 
pag. 429). 
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colaboracao humoristica do Barao de Itarare (Aparicio 
Aporely) . 

Continuando o arbitrio policial, a diregao da empresa 
dirigiu telegrama de protesto ao Governador Barbosa Lima 
Sobrinho (edigao de 22-11-1950), denunciando a "nova for
ma de coagao" destinada a impedir a circulagao da Folha, 
segundo a qual "tiras emboscados nas esquinas e becos de 
Sao Jose" arrebatavam "os jornais das maos dos gazeteiros, 
inclusive sacando a rmas" . O telegrama, que teve a assina-
tura de Sindulfo Correia Josue, Hiram de Lima Pereira, C16-
vis Melo, Claudio Tavares, Josue de Almeida, Joao Silveira e 
Irineu Ferreira, concluiu com a seguinte advertencia: 

" . . . comunicamos a V. Ex^ a nossa disposigao de de
fender a liberdade de imprensa em Pernambuco, resistindo 
por todos OS meios, justos e necessarios, as investidas ilegais 
e criminosas desses provocadores, recaindo sobre o seu go-
verno a responsabilidade de quaisquer consequencias da nos
sa at i tude de legitima defesa". 

Ainda em novembro, foi processado disciplinarmente o 
redator Ubiraci Barbosa, aspirante a oficial da Reserva do 
Exercito, sob a alegacao de que era incompativel com a con-
digao de militar o fato de trabalhar na Folha do Povo. O mes 
de dezembro trouxe a campanha em prol do abono de Natal 
aos funcionarios publicos. No dia 7, uma edigao extraordi-
naria de apenas duas paginas, ilustrada com cliche de Luis 
Carlos Prestes, denunciava, sob protesto, a passagem de tro-
pas brasileiras pelo Recife, rumo a Coreia, viajando no navio 
"Inconfidencia". Na semana seguinte, uma patrulha do 
Exercito cercou o edificio do jornal, praticando violencias, 
mediante exibigao de armas, quebra de cartaz, prisao e es-
pancamento de um grafico. Nos dias 18 e 19 (segunda-feira) 
circulavam outras edi(j6es extraordinarias, de duas paginas, 
e a 31 o matut ino comemorava, com seis paginas, o 11° ani-
versario de Joseph Stalin, o ditador russo. 

Novas atribulagoes estavam reservadas a Folha, ao ini-
ciar-se 1951, cuja edicao do dia 8 de Janeiro, impressa clan-
destinamente, alias mal impressa, em formato reduzido de 
24 X 13, inseriu amplo noticiario do novo empastelamento 
verificado, assim resumido: 

"Conforme previamos e denunciamos, em nossa edigao 
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do dia 5 (12), a pollcia consumou o crime de invadir e de-
predar as oficinas da Folha do Povo, depois de desalojar os 
graficos, jornalistas e populares que resistiam bravamente de 
dentro das oficinas. A ult ima fase da resistencia heroica 
durou mais de duas horas e, nao obstante a presenga de 
mulheres e criangas, a pollcia so conseguiu desalojar aqueles 
heroicos combatentes da classe operaria depois de bombar-
dea-los com bombas de gas lacrimogeneo. No interior das 
oficinas estavam cerca de 50 pessoas, jornalistas, graficos, 
trabalhadores, mulheres e criangas". A Linotipo fora arre-
bentada, "as impressoras quebradas, os tipos empastelados, 
tudo revolvido, sendo roubadas as edicoes dos jornais ali im
presses no dia 2". Pediu o comentarista, por fim, que o pro-
letariado respondesse, "com greves e demonstragoes de rua, 
a provocagao da burguesia", que tudo fazia para nao pagar 
OS 30% ganhos no dissidio dos texteis. 

Por ocasiao do assalto, foram presos, alem de dezenas 
de outras pessoas, os jornalistas Clovis Melo, Claudio Tava-
res (13), Sindulfo Correia, Ubiraci Barbosa, Ir ineu Ferreira, 
Joao Silveira, Carlos Cavalcanti e George Werfell. 

A mesma reduzida edicao, confiscada, noticiou as come-
moragoes do aniversario natalicio do "Cavaleiro da Esperan-
ga", ocorrido a 3 de Janeiro, como sempre bas tante festivas 
e principalmente assinaladas por intense foguetorio as pri-
meiras horas da madrugada . 

Toda a responsabilidade dos acontecimentos foi atribui-

(12) Essa outra edigao clandestina constou de uma folha simples, for-
mato de 27 x 16, impressa de um so lado, a duas colunas de composigao. 
Nao foi distribuida aos gazeteiros. 

Ja nos ultimos dois meses de 1950 a Folha vinha circulando com lacu
nas. Alem disso, apresentam-se desfalcadas as colegoes avistadas, como 
consequencia das batidas policiais. 

(13) Exprobrando o espancamento de que fora vitima Claudio Ta-
vares, o qual teve uma costela quebrada, escreveu Mario Melo (Folha da 
Manh3,, 10-1-1951) que a pratica de surrar jornalistas comegou no gover-
no de Dantas Barreto: "Quase todas as noites havia uma surra. No dia 
seguinte, a gente perguntava: 

— Quem apanhou ontem? 
Isso, porem, teve cobro quando assassinado o jornalista Trajano 

Chacon". 
Apos dizer que, naquele tempo, as agressoes eram "envoltas em certo 

recato, disfargados os policiais, ao passo que hoje, conforme o que ocor-
reu com Cldudio Tavares, nao existe a menor cerimonia", concluiu o 
famoso homem de imprensa: "Praza aos ceus possa Barbosa Lima Sobri-
nho tirar os poucos dias que Ihe restam de governo a salvo de uma des-
graga como a que aconteceu a Dantas, quando a pollcia, na faina de sur
rar jornalistas, chegou ao extreme de tirar a vida de um". 
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da ao Governador do Estado, dizendo o articulista, ainda, 
que, ao levantar-se em greve, o povo devia exigir a reposi-
qa.0 das maquinas quebradas, "pois o governo tem maquinas 
de sobra na Imprensa Oficial". A edigao do dia 9 circulou 
nas mesmas condigoes que a anterior, tendo como materia 
principal o artigo "Como reconstruir as oficinas do povo", 
em que os trabalhadores eram concitados a organizar novas 
comissoes de ajuda. 

Entre os dias 10 e 13 ocorreu uma edigao (nao encon-
t rada nas colegoes) e, no periodo de 14 a 22 de Janeiro, cir-
cularam quatro numeros, impressos nas oficinas d'O Estado, 
em Joao Pessoa, Paraiba, no primeiro dos quais se lia, em 
manchete , que as massas estavam vitoriosas e derrotada a 
reagao, pois foram libertados os bravos da Folha do Povo, 
presos, apenas, pelo espago de uma semana. Concluiu pedin-
do "demissao e punigao" para o Secretario da Seguranga, 
coronel Viriato de Medeiros, "e os outros criminosos poli-
ciais". 

Na edigao do dia 17, anunciava haver sido efetivada a 
demissao da mencionada autoridade. A 22 (segunda-feira) 
saiu um numero especial, de duas paginas, nelas contido 
um manifesto do Comite Estadual do PCB exigindo a expul-
sao do solo de Pernambuco dos soldados "e espioes ameri-
canos" . 

Finalmente, o matut ino voltou a 26 de Janeiro —• 1951 
— a imprimir-se na sua propria oficina, exortando, em 
extenso editorial: "Seguremos, financeiramente, a existencia 
da Folha do Povo", ora atravessando "as maiores dificulda-
des de sua vida". A nota "Ao povo e ao proletariado" ressal-
tava que a oficina, submetida a verdadeiro saque, t inha 
sido entregue no dia 17, "mas em tal estado que so hoje 
conseguimos imprimir o primeiro jornal, assim mesmo em 
formato reduzido". Outra nota lembrava aos leitores e ami-
gos a remessa, a redacao, de exemplares anteriores, para 
recompor "arquivos e colegoes inteiramente destruidos pelos 
vandalos" que, a 4 de Janeiro, invadiram a redacao e a tipo-
grafia. 

No dia 27, quando passou a sair vespertinamente, divul-
gou uma nota em quatro colunas, da qual constava, em 
grandes caracteres: "Nao receberam salario, durante todo o 
mes de Janeiro, os graficos e redatores da Folha do Povo". 
Concluiu com um apelo ao proletariado, no sentido de con-
seguir meios financeiros para solucionar o problema. 

A edigao de 1° de fevereiro apresentou a quar ta pagina 



3 6 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

em branco, tendo em cima o cabegalho e, no centro, uma 
nota de duas colunas, tipo negrito, contendo urgente apelo 
financeiro, pois a situacjao nunca estivera mais grave, "em 
consequencia da depredagao policial". Solicitava toda espe-
cie de ajuda: dinheiro, generos alimenticios, frutas, jornais 
velhos, garrafas vasias, enfim, todo objeto que pudesse ser 
transformado em dinheiro. 

Logo no outro dia, declarava o articulista que o Gover-
nador Agamenon Magalhaes, empossado na vespera, seguia 
as pegadas do seu antecessor, ao nomear o coronel Roberto 
de Pessoa secretario da Seguranga Publica, acentuando: "O 
sr. Agamenon quer mostrar que nada tem em comum com 
o povo, que nao deseja defender de nenhum modo a auto-
nomia estadual ou ainda a soberania nacional contra as 
forgas solertes que a ameacam". 

No dia 6, Claudio Tavares solicitava, em artigo assina
do, "um dia de salario para a imprensa de Prestes". A situa-
gao economica permanecia precaria. Sucediam-se as notas, 
reportagens e artigos assinados, todos clamando ajuda. O 
jornal nao tinha anuncios, a vendagem avulsa mal dava para 
cobrir a despesa com o papel; so o sal^avam mesmo as con-
tribuigoes dos amigos. A 22 de fevereiro. a nota "Exemplos 
de ajuda a Folha do Povo", dizia, francamente: 

"Um padeiro tem fornecido pao para o cafe dos nossos 
operarios, pela manha. Um comerciante ofereceu um salsi-
chao. Um verdureiro deu varias mangas, e ate uma gravata 
nova 0 sr. Joao Maciel tirou do proprio pescoco e nos ofe
receu para que a vendessemos. Um acougueiro democrata 
acedeu em nos vender, diariamente, dois quilos de carne, 
a prego abaixo do que Ihe custa, tornando assim mais aces-
sivel a aquisigao desse alimento para o almoco dos operarios 
que moram em nossas oficinas". 

Dois dias apos, continuando nos seguintes, foi ocupada 
meia pagina com o manifesto: "Per 90.000 cruzeiros, em 
margo, para os jornais da imprensa popular", assinado pela 
seguinte Comissao Central de Ajuda: Francisco Juliao, Silvio 
Marques, Edmundo Celso, Vicente Barbosa da Silva e Aloisio 
Albert". 

Estreou a 5 de marco a cronica diaria "Acontece cada 
uma. . .", firmada por Ze da Mauricea (pseudonimo de Pau
lo Cavalcanti), segao que durou pouco mais de um mes. 
Francisco Juliao aparecia com artigos esporadicos. 

Em abril voltou a folha a circular pela manha. Criou 
um Indicador Profissional e novamente adotou o formato 
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de sete colunas, com 55 centimetros de altura, para dimi-
nui-lo, ainda uma vez, em principio de junho. No dia 14 
desse mes, denunciou que "forgas reacionarias, encrustadas 
nas fileiras do Exercito", visavam a cassar a carteira de aspi-
rante a oficial da reserva de Ubiraci Barbosa, envolvido no 
processo ligado ao assalto a oficina da Folha, de 4 de Ja
neiro, "como se fossem os jornalistas, graficos, revisores e 
gazeteiros, que la se encontravam, os atacantes e nao a pro
pria policia, como ficou posteriormente comprovado". 

Na mesma edicao, dizia o editorial: "Todas as violencias 
policiais que se estao praticando no Estado sao de exclusiva 
responsabilidade do demagogo Agamenon Magalhaes", se-
guindo-se, diariamente, ataques a administragao estadual, 
visada, especialmente, a atuagao do Secretario da Seguranga 
Publica, alem de criticas ao governo federal. 

Enquanto isto, a direcao do jornal procurava melhorar-
Ihe a materia, criando novas secoes, tais como: "Movi-
mento sindical", "Atraves do mundo", "Noticias da URSS e 
das Republicas Populares" e "Preto e Branco", de Ciovis 
Melo, passando o editorial a abrir a terceira pagina, com-
posto em duas colunas, ao passo que tomava mais espago 
a segao desportiva e se intensificava o noticiario geral. 

Alem de outras campanhas, prosseguiam a da carestia 
da vida e a de protesto contra o envio de tropas brasileiras 
para a Coreia. No principio de setembro — ainda 1951 — 
comecou Claudio Tavares a produzir a cronica "Jornada", 
ocupando cerca de um palmo de coluna, na terceira pagina. 
No dia 12, transferiu-se para a praga Sergio Loreto n° 365 
a redagao, que ficou, assim, instalada no mesmo predio onde 
funcionava a oficina. 

Pouco tempo depois, as edigoes de 7 a 10 de outubro 
divulgavam, em rodape, longo artigo do General Dermeval 
Peixoto (14), condenando as "orgias" e "abusos" dos solda-
dos e marinheiros norteamericanos que vieram estacionar 
no Recife quando da segunda guerra mundial (15) . A edi-
gao de 21 foi dedicada a Conferencia Pernambucana da Paz, 
marcada para o dia seguinte. 

Novo alento tomou o tropego diario a partir de 4 de 
novembro, quando surgiu com oito paginas (edigao domini-

(14) Transcrito da Revista do Clube Militar, do Rio de Janeiro. 
(15) O General, que era, entao, Comandante da Setima Regiao Mili

tar, com sede no Recife, chegara a "frisar, em palestras e ostensivamente, 
que o nosso pais era colaborador da guerra e nao uma terra ocupada". 
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cal) , incluindo uma de Li teratura (escritos de Paulo Caval-
canti , Claudio Tavares, Alderico Toribio e Ari de Andrade) , 
outra dedicada as atividades dos part idarios da Paz em Per-
nambuco; segoes Feminina, Infanti l e passatempos; "Cine-
ma-Radio-Teatro" e amplo noticiario geral . Custou CrS 1 o 
exemplar, prego que se tornou definltivo tres dias apos, 
quando do 34° aniversario da Revolugao Russa, estabelecido, 
entao, o padrao de seis paginas nos dias uteis e oito aos 
domingos. 

No dia 14 divulgou, com destaque, incluindo cliches da 
vitima, o sequestro a que a policia submetera o redator des-
portivo Guilherbaldo Marques Madeira , o qual permaneceu, 
duran te uma semana inteira, em sordida prisao, sem ar nem 
luz, sendo apos espancado barbaramente e largado nas ma-
tas de Dois Irmaos, ali encontrado e amparado por t raba-
Ihadores eventuais. Tal ocorrencia teve a maxima repercus-
sao, condenando-a, notadamente , a Assembleia Legislativa, 
a Associagao da Imprensa de Pernambuco e a quase totali-
dade dos jornais da capital (16) . 

Prosseguiu, enquanto isto, a campanha ajudista. Joao 
Silveira encarregava-se, entao, da "Coluna Sindical". A 12 
de dezembro, iniciou Egidio Squeff a cronica diaria "Ponto 
Pacifico", inserta na primeira coluna da terceira pagina, e 
no mes de Janeiro de 1952 reaparecia a segao "Acontece cada 
u m a . . . " , de notas ligeiras, mas sem ass ina tura . Surgiram 
outras, como "Tribuna da Cidade", por H. P . , ou seja, Hiram 
Pereira, e "Nas entrel inhas", a cargo de Wilson Far ias . 

Em fins de 1951 e no primeiro semestre de 1952 via-se, 
quase diariamente, uma pagina circulada, onde, como se 
fora anuncio, em grandes caracteres, desferiam-se ataques 
e criticas vementes aos governos federal e estadual; aos lati-
fundiarios e a carestia; a espionagem norteamericana e ao 
acordo militar, em expectativa, entre o Brasil e os Estados 
Unidos; defendia-se a instituigao "de um governo democra-
tico e popular", terminando, invariavelmente, com apelo pro-
ajuda a Folha. 

A estada, no Recife, do Secretario de Estado norteame-

(16) A salientar os artigos, no Diario da Noite, de Andrade Lima 
Filho e Dias da Silva, que porisso foram tambem ameagados de represa-
lias policiais, e de C. P . (Costa Porto) ("Notas Avulsas" do Jomal do 
Commercio de 17-11-1951), que foi incisivo: "Num crescendo assustador 
se vao repetindo atentados a livre atividade do jornalismo pernambu-
cano". O colunista achava melhor fazer da profissao um "gang" armado, 
"contratando pistoleiros que nos vigiem e resguardem". 
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ricano Dean Acheson levou a Folha do Povo a chama-lo, na 
edigao de 2 de julho, "aventureiro internacional", "provo-
cador de guerras" e "responsavel pela guerra de microbios 
na Coreia". Dois dias apos, divulgava-se uma nota oficial da 
Comissao Executiva do P . C. B . , denunciando a nagao "os 
objetivos guerreiros e colonizadores da visita de Acheson ao 
Brasil". No dia da chegada do ilustre visitante, o predio do 
jornal vermelho permaneceu sob cerco policial e foi-lhe apre-
endido um cartaz de propaganda. 

Eram novos redatores, de passagem: Clelia Silveira, Ro-
meu Negromonte e Vladimir Maia Calheiros, que assinava 
cronicas desportivas. Prosseguiu a folha, normalmente, dou-
trinando e informando, ate que, a 4 de dezembro, seu novo 
redator-chefe, Luis Maranhao Filho, em plena luz meridia-
na, quando se dirigia a redacao, foi preso, na rua Imperial, 
e sequestrado por soldados da Base Aerea de Natal, para onde 
o conduziram e onde ficou detido por varios meses. 

Suspensa algum tempo antes, voltou a fazer parte da 
edigao dominical, ja a 11 de Janeiro de 1953, a pagina de 
Literatura (artigos de Astrogildo Pereira e outros), que no-
vamente nao duraria muito, dada a situagao financeira da 
empresa, em crise perene. 

Dois anos decorridos do ultimo empastelamento, volta-
ram os vandalos a aqao. A Folha do Povo intensificara sua 
campanha contra o acordo militar estadunidense-brasileiro e, 
na madrugada de 16 de Janeiro, foi assaltada pela policia, k 
frente o proprio Secretario da Seguranca, Major Salm de 
Miranda, e o delegado Melquiades Montenegro. Arrombada 
a porta principal do predio, foram presos e espancados tipo-
grafos e o redator Wilson Farias, os quais so obtiveram liber-
dade cinco dias apos, havendo, alem disso, geral depredagao, 
assim descrita na edicao seguinte: "Quatro maquinas de es-
crever quebradas a martelo; pegas quebradas nas duas ma
quinas impressoras; um radio desaparecido; empastelamento 
de um magazine de linotipo novo e dois usados; empastela
mento de dez caixas de tipos da tipografia; varios "bureaux" 
quebrados, alguns faltando as gavetas". 

Tendo a Linotipo sofrido, apenas, pequenos danos, assim 
como a pequena impressora subsidiaria, a Folha pode cir
cular no dia seguinte, mas em formato tabloide, quatro pa-
ginas e materia resumida, o mesmo ocorrendo no dia 18, 
para entao retornar a normalidade. 

No artigo intitulado "Apelo aos leitores", edigao de 11 
do mes seguinte, lia-se que, por motivo de defeito tecnico na 
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Linotipo, a Folha nao circulara na vespera, havendo o perigo 
de parar, devido ao estrago que Ihe fora infligido. Dal a in-
sistencia de novos apelos ao povo, a fim de obter um milhao 
de cruzeiros para reaparelhar a tipografia. 

Sem mais entraves, continuou a senda laboriosa do 6r-
gao comunista, com suas campanhas anti-imperialistas, ten-
do intensificado, no primeiro semestre de 1953, a propagan
da contra a ida de soldados brasileiros para a guerra da 
Coreia. 

So a 21 de agosto foi solto o redator-chefe, trancafiado, 
desde fins do ano transato, no quartel da Base Aerea do Rio 
Grande do Norte e, em maio, transferido para a Casa de 
Detengao do Recife. Revogada a prisao preventiva, continuou, 
todavia, o processo a que fora submetido, para ser anulado 
meses depois. Nao reassumiu as fungoes que exercia, nas 
quais tinha sido substituido por Hiram Pereira. Como reda-
tor-secretario funcionava, a epoca, Rildo Souto Maior. Outro 
redator era Alberto Jambo. 

A partir de 28 de agosto, o jornal apresentou melhor 
feigao e materia mais variada, sem aniincios, salvo de profis-
sionais liberals ou de livros socialistas. 

Ao ensejo da passagem do oitavo aniversario da segun-
da fase do matutino, foi outra vez a redagao separada da 
oficina, passando a funcionar no quarto andar do Edificio 
Vieira da Cunha, salas 25 a 27, cujas instalagoes se inaugu-
raram solenemente, ouvidos varios discursos, a 19 de no-
vembro. 

Foi o ano de 1954 iniciado com a publicagao, a 1° de 
Janeiro, do programa do Partido Comunista Brasileiro (fora 
da lei desde 1947). Alem de outros colaboradores, sempre 
esporadicos, apareciam artigos assinados por Pedro Mota Li
ma, Leivas Otero, Claudio Tavares, Zacarias Sa Carvalho, 
Roberto Morena, Neusa Cardim, Paulo Mota Lima, Itamar 
Ramos, Aprigio da Silva, Dalcidio Jurandir, Almir Matos, 
Antonio Oliveira e Etelvino Pinto, enquanto Paulo Cavalcan-
ti escrevia "Dias inesqueciveis", contendo impressoes de sua 
viagem a Russia; e Joao do Cine (pseudonimo de Celso Mar
coni) era o cronista da segao "Cine-Teatro-Radio". 

Logo no primeiro trimestre do ano, a Folha comegou a 
impugnar o "esquema Etelvino Lins" e a candidatura gover-
namental do general gaucho Cordeiro de Farias. Em setem-
bro, intensificou a campanha em favor dos "candidatos de 
Prestes" a deputagao, tendo a edigao do dia 18 estampado, 
em letras garrafais, o titulo "Alianga Patriotica para eleger 
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Joao Cleofas", com cliches e a materia correspondents. Se-
guiu-se a insercao diaria de paginas inteiras de propaganda 
eleitoral dos elementos comunistas ou por eles indicados, ate 
a vespera do pleito, quando a edicao foi aumentada para 
oito paginas, divulgando artigo doutrinario de Luis Carlos 
Prestes. 

No dia da eleigao, 3 de outubro, no lugar da edigao nor
mal, circulou uma Folha do Povo falsificada, em formato me-
nor, com desenho de Prestes, em corpo inteiro, na primeira 
pagina, repetido na terceira. Afora outras "recomendagoes", 
estampou a seguinte manchete: "Prestes dirige-se aos traba-
Ihadores: para Governador de Pernambuco, vote em branco; 
para deputados, escolham os nossos candidatos". Completa-
ram a edigao dois longos artigos, um deles de Rui Faco. Te-
riam sido impressos 50.000 exemplares, distribuidos, gratui-
tamente, na cidade e no interior do Estado, logo ao clarear 
do dia, a fim de convencer os eleitores comunistas e respec-
tivos simpatizantes de que, a ultima hora, Prestes retirara 
o apoio expressamente dado, ate a vespera, ao candidate Joao 
Cleofas. 

A edicao normal, enquanto isto, foi preterida, da seguin
te maneira: elementos da situagao dominante praticaram, 
junto a cmpresa de eletricidade, revoltante sabotagem, cor-
tando o fornecimento de energia na area da oficina grafi-
ca do matut ino, durante o periodo das 19 horas do dia 2 as 
7 da manha seguinte. Conhecido o esbulho, a diregao divul-
gou, no dia 3, um comunicado, atraves das estagoes radio-
difusoras, cientificando que a Folha do Povo nao circulara 
"em virtude do corte inexplicavel no seu fornecimento de 
energia eletrica" e que a distribuigao dum jornal com o seu 
titulo visava a "confundir o eleitorado pernambucano". 

Constatou-se, depois, que a edigao, falsificada por impo-
sigao do oficialismo patrocinador da candidatura Cordeiro 
de Farias, saiu das oficinas da firma I . Neri da Fonseca, 
declarando a diregao do orgao comunista que tomaria as me-
didas judiciais necessarias. 

As comemoragoes do 30° aniversario da marcha da Co-
luna Prestes deram margem, a 31 de outubro, a um numero 
especial, de oito paginas, e mais um suplemento em tabloi-
de, de quatro, com alegoria alusiva, desenho de W. Virgoli-
no, vasto documentario historico, poemas ilustrados, opinioes 
de grandes escritores, materia doutrinaria, mapa do roteiro 
percorrido e uma reportagem retrospectiva, assinada por 
Paulo Cavalcanti. Na mesma edicao falou-se da introducao 
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de proximos melhoramentos, t an to na par te grafica quanto 
na intelectual . 

A partir de 13 de novembro, registava o expediente: dire-
tor-responsavel — Sindulfo Correia Josue; diretor — Hiram 
Pereira; gerente — Wilson Vilela de Far ias . Assinaturas: 
ano — CrS 240; semestre — CrS 125; tr imestre — CrS 70; 
mes — CrS 25. 

Transcorrendo, a 19, o nono aniversario do matut ino , es-
creveu Paulo Cavalcanti, na edicao de rotina, o artigo "Dia 
de festa para a imprensa do povo", ao qual pertence o topico 
a seguir: 

"Na historia da imprensa de nossos dias, nao ha, em 
todo o pais, um jornal mais bruta lmente atingido em seu 
patrimonio, em seus direitos e em suas prerrogativas consti-
tucionais, do que a Folha do Povo. Empastelada inumeras 
vezes, invadidas as suas oficinas e redacao quase anualmen-
te, quebradas as suas maquinas, espancados os seus graficos 
e jornalistas, impedida de livre circulagao nos instantes mais 
preciosos da vida nacional, a Folha do Povo jamais se deixou 
dominar pelo odio do imperialismo e de seus agentes inter-
nos" . 

Frisou, mais adiante: "Em editorials, artigos, reporta-
gens e sueltos, a Folha do Povo tem defendido a industria, 
a pecuaria e o comercio do Brasil das investidas soezes dos 
monopolios ianques. Reivindicando ajuda aos plantadores 
de caroa, de algodao, de sizal, de mandioca, etc.; exigindo 
a aber tura dos portos ao livre comercio para os nossos pro-
dutos agricolas ou fabris, em regime de estocagem; denun-
ciando os pianos dos trustes de eletricidade contra o nosso 
parque industrial; pondo-se ao lado do funcionalismo publi
co nos movimentos pela elevagao de vencimentos e salarios; 
confraternizando com os bancarios e comerciarios nas suas 
justas reclamacoes; tornando-se porta-voz da mocidade e do 
setor estudantil por mais escolas e pela reducao das taxas 
colegiais ou das passagens de onibus; somando o seu esfor-
QO ao das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos e 
pela conquista de creches e maternidades; colocando-se a 
servigo dos partidarios da paz e dos defensores das liberda-
des democraticas; servindo, enfim, aos grandes ideals de 11-
bertacao economica, social e politica do pais, a Folha do Povo, 
se mais nao tem podido fazer, no esclarecimento e na divul-
gagao dessas campanhas , e devido ao seu estado carente de 
materials tipograficos". 

No mes em referenda, encetara campanha a prol da 
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encampacao da Pernambuco Tramways. Egidio Squeff man-
dava a "Cronica do Rio"; reapareceu a secao "Preto e Bran-
co" e, no dia 27 (ate 3 de dezembro) divulgava-se a "Carta 
dos Direitos e das Reivindicacoes dos Lavradores e Trabalha-
dores Agricolas do Brasil". 

Ao findar 1954 (a ultima edicao saiu a 30 de dezembro), 
a Folha do Povo mostrava-se bem impressa, ostentando lison-
jeira disposicao grafica, formato de scte colunas e quatro 
paginas, repletas de variada materia, incluindo editorial, suel-
tos, reportagens, entrevistas, noticiario geral e desportivo e 
raros anuncios. 

Do corpo redacional participavam Rildo Mouta, secreta-
rio, que substituira, em outubro, Rildo Souto Maior; C16-
vis Melo, Paulo Cavalcanti, Claudio Tavares, Joao Silveira, 
Juvenal Costa, Guilherbaldo Madeira, Wilson Farias e Ru
bens Ximenes (17) (Bib. Pub. Est. e arquivo da F. do P.) (18). 

BOLETIM OFICIAL — Orgao da Camara Sindical dos 
Corretores de Pernambuco — Comegou a circular a 1° de 
agosto de 1935, Icndo-se, no editorial de apresentagao, que 
se t ra tava de "um verdadeiro fruto da cooperacao valiosa 
do Governo do Estado indo ao encontro das classes traba-
Ihadoras de Pernambuco". Diretor: Jorge Tasso. 

Publicacao diaria, t inha formato pouco inferior ao do 
papel de oficio, media de 24 paginas mimeografadas de um 
so lado e a capa em cartolina, com o cabecalho e anuncios. 
Divulgava: Notas e Comentarios — Movimento dos merca-
dos — Bolsa de Fundos Publicos — Recebedoria do Estado 
— Importacao e Exportacao — Superior Tribunal de Justi-
Qa — Agricultura, Industria e Comercio — Transmissao de 
imoveis — Titulos protestados — Hipotecas — Estatistica. 
Esporadicamente, apareciam artigos assinados por Leopoldo 
Luis dos Santos e Raimundo Proenga. Anuncios, tambem, 
no texto, or a mimeografados ora em folhas impressas tipo-
graficamente. 

Apos as primeiras edicoes, lia-se, abaixo do titulo: De-
par tamento de Propaganda e Desenvolvimento Economico 
do Estado. Tabela de assinaturas: ano — 200S000; semes-
tre — llOSOOO; mes — 20S000; para o exterior: ano — 
240S000; semestre 130S000. 

(17) Prosseguiu em 1955, mas nao viveu muito. 
(18) £ desconhecido o paradeiro do arquivo da Folha do Povo. 
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Com a continuagao, o Boletim foi diminuindo de volu
me, terminando com sete folhas, datilografadas de ambos os 
lados. A par de anuncios, apresentava, apenas, movimentos 
da praca e do porto. 

Cii^culou ate o n^ 688, datado de 31 de dezembro de 1937 
(Bib. Piib. Est .) . 

DIARIO DO NORDESTE — Surgiu no dia 22 de agosto 
de 1937, em formato grande, oito colunas, com oito paginas. 
Direcao de Andrade Lima Filho, redator-secretario — Fer
nando de Oliveira Mota; outros rcdatores — Francisco Lopes 
Filho, Alfredo Pessoa de Lima, Arnobio Graca e Filgueira 
Filho; reporter — Heraldo Mota; reporter policial — Valde-
mar Amorim; revisores — Manuel Virginio dos Santos e Jor
ge Abrantes. Este ultimo iniciara, entao, suas atividades na 
imprensa da capital, passando depois para o servigo de re-
portagem. Tadeu Rocha fazia reportagens e a Secao Sindi-
cal. Lia-se abaixo do titulo: "Pelo Brasil — Pela Democra-
cia — Contra o Comunismo". Ocupou a gerencia Telmo 
Pontual, que estabeleceu a seguinte tabela de assinaturas: 
ano 50S000; semestre — 30S000. Preco do exemplar: S200 
nos dias uteis; S300 nos domingos e feriados. Redacao e 
escritorio: avenida Marques de Olinda n° 273. 

Do artigo de apresentagao — "Bandeira" — assinado 
pelo diretor, constaram os seguintes topicos: "Este matutino, 
que hoje entregamos ao povo nordestino, porque para ele e 
por ele viemos a liga, e fruto de sacrificio e renuncia, de 
coragem e de fe dum pugilo ardoroso de nacionalistas que, 
fieis ao dogma sagrado da patria, entram na arena para o 
embate tremendo em que a Nacao se empenha contra a Ante-
Nagao, forjada pelo satanisnao moscovita. 

"O Diario do Nordeste, que agora surge para as lides do 
periodismo nordestino, se tracou um programa largo e gene-
roso de acao jornalistica: — servir as populacoes boas e 
heroicas desta vasta regiao castigada pelas condicoes atmos-
fericas e abandonadas pela ineficiencia das nossas formulas 
obsoletas de administracao e de politica; aboi'dar os seus 
problemas, agitar as suas necessidades coletivas, revelar, en-
fim, o interior nordestino, que so tern sido ate hoje um re-
servatorio de seres humanos aproveitados apenas na hora 
do sorteio militar, da arrecadacao de impostos ou, nesta que 
atravessamos, da vespera de eleicoes. . . 

"Contrastando com a praxe de unia imprensa que, em 
via de regra, vive voltada, pedantescamente, para o que se 
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passa la fora, nos queremos inaugural uma nova fase em 
nosso periodismo: — revelar o que e nosso, cuidar dos as-
suntos do municipio, celula mater da nacao, projetar os 
aspectos da nossa civilizacao, fazendo, assim, obra de nacio-
nalismo sadio e cons t ru tor" . 

"Nacionalismo e a nossa palavra de ordem contra o co-
munlsmo — o problema essencial a combater . Esta bandei-
ra que hoje desfraldamos aos ventos do nordeste nos nao a 
enrolaremos jamais . Ela t r emula ra vitoriosa no dia em que 
o Brasil t r iunfar sobre as investidas da Russia Vermelha. 
Ou calra com os noj;.̂ .os corpos sem vida, se Deus consentir, 
nesta u l t ima provacad, na onda de lama e sangue que inun-
dara o Brasil, afogan.io tudo quan to de puro e bom restar 
a inda nesta pat r ia querida, formada pelos ensinamentos 
apostolares de Anchieta" . 

Sua abundan te mater ia estava assim distribuida: Ser
vice telegrafico; manche te , 'Panorama" , comentario de F. 
M. (Fernando Mota) ; "O livro do dia", por A. O . ; noticia-
rio ligeiro; artigo em duas cohinas, assinado por Andrade 
Lima Filho; "Atualidades", em quat ro colunas; sueltos poli-
ticos e sobre assuntos locals; "Coluna da Ordem": artigos 
assinados em duas colunas, sendo o primeiro do professor 
Andrade Bezena ; "Baii de Judeu" , de topicos dos outros 
jornais, comentados por Alfredo Pessoa de Lima; secoes de 
Integral ismo, Religiao, Cine-Teatro, Sociedade, Antenas, En-
sino; Nutas sindicais; Notas Policiais; Vida dos Municipios; 
AssocJagoes e inform ador geral; Amine'os; Pagina dos Des-
portos . 

Tendo o primeiro numero circulado em dia de domingo, 
apresentou, tambem, um suplemento de oito paginas, t ra-
zendo ao lado do cabecalho o seguinte lembrete: "Votai em 
Plinio Salgado para presidente da Republica" ( terminou nao 
sendo candidato) . No texto, re t ratos do lider integralista 
nacional e a reproducao dum grande discurso seu, em que 
denunciava estar-se t r amando um golpe comunista. Boas 
paginas do segundo caderno eram dedicadas, sobretudo, a 
"Letras e Artes" e "Agricultura e Pecuar ia" . 

Propriedade da "Empresa de Publicidade Diario do Nor
deste", organizada pelo industr ial Fileno de Miranda, teve, 
inicialmente, boa aceitacao publica; doutr inou; atacou "os 
jornais desnacionalizantes do sr. A. Chato", e fez campanha 
contra os candidates a Presidencia da Republica. Contou 
com a colaboracao de Andrade Bczerra, conego Jonas Tau
rine, padre Leopoldo Pires, Isaias Alves, Mario Pessoa, Mi-
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guel Reale, Afranio Lages, padres Jose Tavora e Ludovico 
Kauling; Luis da Camara Cascudo (copyright da S. N. I . ) ; 
Gustavo Barroso, Oto Guerra, Antonio Napoleao, Madeira de 
Freitas, conego Eustaquio de Queiroz, Americo Palha, Lucia
no Avelar, Olbiano de Melo e Ranilson de Sa Barreto, que 
escrevia notas ligeiras, usando o anagrama Noslinar. 

Sob a alegacao de aumento dos precos do material gra-
fico, o Diario subiu para 300 reis cada exemplar, tambem 
nos dias uteis, a partir de 22 de setembro. _ No Dia da Ban-
deira — 19 de novembro — saiu em edicao comemorativa, 
de 40 paginas (custou 500 reis), com "farta e impressio-
nante documentacao sobre as atividades comunistas". Na 
primeira, uma alegoria, em seis colunas, apresentava visto-
sas cortinas feitas com as bandeiras do Brasil e do Sigma, 
entre as quais, em medalhao, um retrato de Plinio Salgado; 
completava o desenho em baixo, a multidao, de braQOS er-
guidos, com bandeirinhas, em Anaue. Ao lado da alegoria, 
uma saudacao a bandeira. No texto, a par de transcricoes 
e numerosa publicidade comercial, via-se, ocupando varias 
paginas, em tipo miudo, o trabalho filosofico "Jaques Mari-
tain — as sombras de sua obra", da lavra do padre Antonio 
Fernandes. 

Em data de 20 de dezembro, Fernando e Heraldo Mota 
retiraram-se, deixando as funcoes, respectivamente, de reda-
tor-secretario e reporter. Filgueira Filho assumiu a secreta-
ria. Ocorreram algumas modificacoes na feicao do Diario, 
com a transposicao da "Pagina desportiva" para a 6^; "Atua-
lidades", sueltos, etc. , para a 7^, ficando na 8'"̂  o noticiario 
geral e reportagens, que eram esporadicos, ou transcricoes. 
Passou a rarear o artigo assinado por Andrade Lima Filho, 
figurando, nas ausencias, a "Nota Internacional". 

As edicoes dominicais diminuiram para 12 paginas, sem 
faltar a parte literaria, com trabalhos assinados por Tasso 
da Silveira, Filgueira Filho, Jose fndio, Fernando Mota (nos 
primeiros meses), Luis de Gonzaga Santos, Carlos Leite 
Maia, Cleodon Fonseca, Custodio de Viveiros e outros. Na 
Pagina Feminina liam-se prosa e verso de Iraci Ipirapoan 
Lopes, Isnar de Moura, lolanda Jordao Breves, Marielza de 
Moura, etc. 

Ao transpor o ano, o Diario do Nordeste vinha-se publi-
cando sem entusiasmo, uma vez que fora extinta, em de
zembro, a Agao Integralista. Os anuncios escasseavam, sen-
do o gerente substituido, a 8 de marco de 1938, por Lauro 
Mendes. 
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Nessa derradeira e melancolica fase, ora com oito, ora 
com seis paginas, apareciam artigos assinados por Alcibla-
des Delamare, padre Leopoldo Pires, Nicanor de Carvalho, 
Noely Correia e Jose Carlos Dias. Na par te desportiva G. 
H . F . assinava cronicas diar ias . E houve, tambem, u m a 
"Coluna de Educacao Popular" . 

F inalmente , tendo seus redatores perseguidos, a lguns 
presos ou afastados da cidade, o jornal extinguiu-se com a 
edigao de 19 de margo, fechado pela policia. 

O unico redator encontrado no seu posto, quando da 
diligencia policial, foi Jorge Abrantes, que, ainda jornalista 
"foca", aguen ta ra quase sozinho, "sabe Deus como", o ar-
ranjo das ul t imas pobres edicoes (Bib. Pub. Est.) . 

FOLHA DA MANHA — Circulou, pela primeira vez, em 
edicao especial de 16 paginas, no dia 21 de novembro de 1937. 
Formato maximo, a oito colunas de composicao. Diretor —• 
Artur Tavares de Moura; redator-chefe — Jose Campelo; 
redator-secretario — Jose de Alencar; gerente — Jose Pimen-
tel, achando-se a redagao, escritorio e oficina instalados na 
Travessa da Madre de Deus n° 113. Orientacao grafica de 
Horacio de Carvalho. Tabela de ass inaturas : ano — 56S000; 
semestre — 30S000; para o estrangeiro: ano — 108S000. Pre-
co do exemplar — S300. 

Na primeira pagina da edigao de estreia f iguraram cli
ches do ditador Getulio Vargas, do interventor federal em 
Pernambuco, General Azambuja Vilanova, e do Ministro Aga-
menon Magalhaes, como preitos de homenagem, o ult imo 
dos quais, fundador do novo diario, saudado em manchete , 
augurando-se-lhe "relevante funcao historica na orientacao 
dos valores nacionais e na disciplina dos espiritos, condigoes 
necessarias a consolidacao do regime ins taurado pelo Presi-
dente Getulio Vargas, sob os aplausos de toda a Nacao". 

Lia-se no longo editorial de apresentagao: "A Folha da 
Manha vem cont inuar a tarefa em que nos empenhamos, n a 
"Pagina da Dissidencia" (1), pela dignidade e os interesses 
de Pernambuco . E claro que, com possibilidades muito 
maiores e n u m campo mui to mais vasto para os resultados 
de uma campanha , que nao sera apenas de feicao politica, 
mas dest inada a sevvir a todas as atividades uteis da nossa 
t e r r a . 

(1) Inserida no Diario de Pernambuco, de 8 de junho a 24 de setem-
bro de 1937. 
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"Nao a condicionaremos, pois, aos propositos exclusivos 
da fagao part idar ia a que vamos dar nosso apoio, mas sem-
pre, invariavelmente, a service do bem publico. Nem sabe-
mos nos porque falsa e odiosa compreensao se ha de separar 
o interesse part idario, se ele e justo, do bem coletivo, as aspi-
ragoes individuals das que estao latentes na consciencia e na 
inteligencia de todas as classes. 

"Essa desintegracao — se assim podemos dizer — foi, 
forgosamente, um dos maiores prejuizos para o Brasil e para 
a Republica. Depois da Revolucao e sobretudo no periodo 
da reconstitucionalizacao- em 1934, Pernambuco e uma das 
vitimas mais tor turadas dos apetites individuals em radical 
divergencia com as necessidades publicas. 

"Nao nos arrasta , e certo, a preocupacao de restringir 
ou anular a personalidade. Para nos, o indivlduo assinala, 
com o seu genio, as suas criacoes e recriagoes, as epocas 
culminantes da Historia. Nao sao os regimes politicos e so
cials que marcam as etapas da evolucao h u m a n a ; mas os 
santos e os herois de Carlyle, ou os super-homens de Emer
son, quando eles surgem para dar corpo as aspiracoes que 
andam, latentes e dispersas, na alma coletiva". 

Recapiti^lou, o editorialista, a "situacao pol|itico-admi-
nistrativa, simplesmente catastrofica, que desorganizou, em-
pobreceu e desmoralizou Pernambuco", ate a t ransformacao 
dos quadros politicos da Nacao, acentuando: 

"Seremos necessariamente atraidos por outras solicita-
Qoes de ordem geral, t an to mais imperiosas quando elas se 
impoem a tarefa cotidiana do jornalista com a forca das 
circunstancias incontrastaveis . Cooperaremos dentro de 
moldes que julgarmos mais eficientes e acessiveis a menta-
lidade publica contra a degradacao comunista, tao facil de 
proliferar na ignorancia e na miseria". 

Apos tecer consideracoes sobre o problema social e os 
meios de soluciona-lo, concluiu: " . . . essas questoes precipuas 
farao par te do programa de luta cotidiana da Folha da 
Manha pelo bem da coletividade. Educar, ensinar, espiri-
tual izar e ampara r as nossas classes socials — eis o que tem 
sido a atuagao do sr. Agamenon Magalhaes no alto cargo 
que Ihe confiou o chefe da Nagao e a cuja orientagao obe-
dece este joi'nal, que ele vem de fundar por forca das cir
cunstancias politicas que sao do dominio publico e que apres-
saram a libertacao de Pernambuco de u m a si tuacao contra-
ria a dignidade e aos interesses do seu povo". 

Ainda no primeiro numero, cujo aparecimento foi assi-
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nalado com almogo de confraternizagao, inseriu, na 3^ pa-
gina, m.anchete com palavras de congratulagoes de Barbosa 
Lima Sobrinho, artigos assinados por Leoncio G. de Araujo, 
Agripino Grieco, Gustavo Barroso, Jose Campelo e Paulo do 
Couto Malta; segoes de Modas, Radio, Cinematografia, etc. 

A publicacao seguiu-se com oito paginas, impressas em 
maquina Marinoni — vinte mil exemplares horarios, — divul-
gando editorials e sueltos; reportagens e entrevistas; "Mun-
danismo", precedido, a principio, de croniqueta assinada por 
Sabino; "Irradiagoes"; "O dia policial"; "A Folha nos muni-
cipios"; "Indicador da Cidade"; "Vida judiciaria"; "Comer-
cio"; "A Nota", comentario de R. S. (depois Rios) ao pe da 
oitava coluna da terceira pagina, logo mais substituida pelos 
"Pros e Contras", de J. M., e copy rights do Departamento 
Nacional de Propaganda, de Heitor Moniz, Pontes de Miran
da, Monte Arrais, Erico Verissimo, Carlos Maul, etc., alem 
da exclusividade, no Nordeste, do artigo de Geraldo Rocha, 
d'A Nota, do Rio de Janeiro. Colaboragao, ainda, de Barbosa 
Lima Sobrinho e de elementos locals, como Nilo Pereira, Ma
rio Torres, Luis Gaioso e outros. Na 2^ pagina saia o roda-
pe "Comentario e Doutrina", a cargo de R. A. Sampaio 
Vidal, Mario Pinto Serva, etc. A 3^ abria as duas primeiras 
colunas com artigo de colaboragao e nas duas ultimas escre-
via, diariamente, Jose Campelo, figurando o editorial nas 
quatro do centro, em tipo corpo 12, negrito. 

Em suelto de 1 de dezembro, sob o titulo "A fungao da 
Imprensa", doutrinava o comentarista: "A imprensa, ponto 
centralizador dos anseios gerais, varios e complexos, cumpre 
guiar e aconselhar, dirigir e impor os rumos seguros para a 
concretizagao dos ideals coletivos. O setor de sua atuagao 
nao pode ser limitado; tem de abranger toda a atividade 
humana, desde a material a espiritual, incentivando a mis-
tica da colaboragao reciproca". 

Desde a lundagao do matutino, vibrantes editorials fo-
calizavam as virtudes do Estado Novo, vergastando, ao mes-
mo tempo, os erros do regime decaido por forca do golpe de 
10 de novembTo de 1937. 

O Departamento de Publicidade estava constituido de 
Antonio Sarmento, Gentil de Sousa e Rui Duarte, este ulti-
ino ate o fim de dezembro, quando subiu para o corpo reda-
cional, ao lado de Antonio Barreto, Cleofas de Oliveira, sub-
secretario; Renato da Cruz Gouveia e outros. 

A partir de 25 de fevereiro de 1938 ocorria a reproducao 
do artigo diario do interventor Agamenon Magalhaes, publi-
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cado na edigao vespertina da vespera (2) e lido, a noite, atra-
ves do microfone do Radio Clube de Pernambuco. 

Iniciou Manuel Barbosa longa serie de artigos sobre o 
Coopcrativismo. Outros colaboradores surgiam: Frei Matias 
Teves, Pimentel Gomes, conego Jonas Taurino, M. Paulo 
Filho (transcricao autorizada pelo Correio da Manha, do 
Rio), Othon L. Bezerra de Melo, Duarte Lima, etc. Organi-
zou-se a segao "Legislacao e Justica do Trabalho". 

Excedendo o formato da Folha o comum dos outros jor-
nais, decidiu a empresa reduzi-lo a metade, ou seja, 48 x 33, 
a 1 de maio, quando apresentou 32 paginas. Inseriu o "Con-
to do 1^ de maio", poema de Austro Costa, continuando a 
dar, ordinariamente, 16 paginas, ao mesmo tempo que bai-
xou o prego da vendagem avulsa para 200 reis. De quando 
em vez, a partir de 14 de junho, aparecia impresso em papel 
verde-claro. Uma pagina de Literatura, aos domingos, divul-
gava producoes, entre outros, de Ulisses Lins, Antiogenes 
Cordeiro, Austro Costa, Celio Meira e Arnaldo Damasceno 
Vieira. 

Em data de 9 de outubro foi objetivada a organizacao 
da Empresa Folha da Manha S. A., obediente a seguinte 
diretoria: diretor-presidente — Artur Tavares de Moura; di-
retor-tesoureiro — Leoncio Gomes de Araujo; diretor-secre-
tario — Diniz Perilo de Albuquerque Melo. O cargo de re-
dator-secretario passou a ser exercido por Cleofas Nilo de 
Oliveira, ante o afastamento de Jose Alencar, que fora ten-
tar a imprensa carioca. 

Edicao de 40 paginas, com alegoria de Carlos Amorim 
na primeira, assinalou, a 20 de novembro de 1938, a passa-
gem do primeiro aniversario do matut ino, que inseriu, a 
proposito, a nota a seguir: 

"A Folha da Manha nao tem faltado aos sens compro-
missos para com o publico que nos apoia e prestigia com os 
seus favores e os seus aplausos. Temos procurado desenvol-
ver um programa de realizacoes que abrangem a parte ma
terial e a intelectual das nossas edicoes, colocando este jor-
nal entre os melhores periodicos da imprensa do pais. A 
feicao material e intelectual da Folha da Manha correspon-
de as necessidades da vida moderna, em que o jornal deve 
ser um elemento de orientacao e de informacoes rapidas. 

(2) A edigao da t a rde da Folha da Manha comegou a circular no 
dia 24 de fevereiro de 1938 (V. pag. 395). 
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precisas e verdadeiras. O nosso programa politico e social 
corresponde, igualmente, as necessidades e aos anseios cole-
tivos. E t an to assim e que, neste primeiro aniversario de 
sua fundacao, a Folha da Manha se desvanece de poder afir-
m a r que a opiniao publica de Pernambuco esta com o seu 
pcnsamento e os seus propositos de servir aos supremos inte-
resses da coletividade". 

Em artigo assinado, acentuou o interventor Agamenon 
Magalhaes que a Folha da Manha "surgiu com o Estado 
Novo, para um grande apostolado. O apostolado da restau-
racao nacional . Vivera com ele e com a sua crenga". 

Pa ra a edicao em apreco escreveram trabalhos especiais: 
Arnobio Tenorio Vanderlei, Manuel Lubambo, Andrade Be-
zerra, Diniz Perilo, Novais Filho. Mario Libanio, Teo-Filho, 
Galvao de Queiroz, Raimundo Pinheiro, Sergio Afonso da 
Costa, Ascenso Ferreira, Mario Melo, Cicero Galvao, Nair de 
Andrade, Costa Porto, Antonio Pinto Lapa, Gil Duar te e 
ou t ros . 

O Dia do Trabalho, em 1939, mereceu edigao de 32 pa-
ginas, repletas de l i teratura comercial. "Faca a sua consul-
t a " foi uma secao iniciada em junho para atender a inter-
pelacoes sobre a Just ica do Trabalho, a cargo de A . P . 
(Amauri Pedrosa) . As quintas-feiras, saia "Direito Opera-
r io" . Alberto Campelo, funcionario do escritorio desde a fun
dacao da Folha, passou para o corpo redacional, t raduzin-
do telegramas e, em seguida, escrevendo a nota "Vida da 
Cidade". 

A par t i r de 12 de setembro diminuiu para oito a quan-
tidade de paginas das edicoes comuns, providencia de "ca-
ra ter provisorio e em decorrencia da situacao europeia". A 
adminis t racao solicitava, entao, aos colaboradores a "fineza 
de nao enviarem originals, dada a impossibilidade de dar a 
es tampa os t rabalhos assinados". Ent re tan to , nao haveria 
" n e n h u m a falha ou diminuicao no noticiario local, do inte
rior e do estrangeiro". Mantiveram-se os artigos de Aga
menon Magalhaes . A edicao dominical, com 16 paginas, pas-
sou a custar 300 reis. Nesse ano, o segundo aniversario da 
Folha reuniu 32 paginas, excepcionalmente a 400 reis o pre-
co do exemplar, com excesso de mater ia comercial. Escre-
veu o editorialista: 

"Graves problemas nacionais preocupam, inicialmente, 
OS nossos comentarios, todos orientados num sentido patrio-
tico. O principio da ordem e de prestigio da autoridade fun-
damen ta e coordena a fungao deste jornal , que se orienta 
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no combate as ideologias contrarias as nossas tradiqoes. 
Essa a crcdencial com que nos apresentamos no inicio de 
mais um ano de t rabalho: crentes na posicao destacada que 
o Brasil ocupara conduzido por um regime de justica e or-
dem, enquanto outras terras e outros povos sc to r tu ram em 
t remenda inquietacao espiri tual". 

Normalizada a situacao do mercado do papel, no inicio 
de 1940, as edicoes comuns passaram a ter ora oito, ora doze, 
ora dezesseis paginas, e o numero avulso, aos domingos, vol-
tou a custar 200 reis. A 6 de Janeiro, renunciou o diretor-
presidente da empresa, sendo substituldo por Leoncio de 
Araujo, o qual, por sua vez, foi substituido, na tesouraria, 
por Vicente Gouveia. Criaram-se duas novas secoes: "A cro-
nica internacional" abrindo a segunda pagina, e "Vinhetas 
urbanas" , de P . , fechando a u l t ima. Intensificara-se bas-
tan te o service telegi'afico, desde o inicio da guerra europeia, 
ocupando mais de duas paginas . 

Desde 29 de dezembro de 1940 comecou a acompanhar 
as edicoes dominicais um Suplemento Ilustrado, tabloide de 
oito paginas, contendo "Literatura", "Artes", "Variedades", 
"Letras Juridicas" e "Curiosidades". Publicou-se, com la
cunas, ate o n° 13, datado de 13 de abril do ano subsequente, 
nao re tornando. 

Outra alteracao verificou-se na parte administrat iva, 
quando, a 9 de Janeiro de 1941, Leoncio de Araujo renun
ciou o cargo de diretor-presidente, no qual foi substituido 
por Diniz Perilo. Efetivado o afastamento de Jose Campelo, 
assumiu Nilo Pereira a posicao de redator-chefe, em que per-
maneceu ate o fim, redigindo o editorial de cada dia e art i-
gos assinados. 

Novos colaboradores, em carater mais ou menos efetivo: 
Duarte Lima, Apolonio Sales, Arnobio Tenorio Vanderlei, 
Brito Alves, o dos "Casos Forenses"; Gercino Malagueta de 
Pontes, Paulo Guedes, Novais Filho, Renato de Farias, Jose 
do Rego Maciel, Elpidio Domingues Lins, Luis de Magalhaes 
Melo, Joel Presidio, etc . 

Aconteceu nesse ano a maior edicao de aniversario, da-
tada de 23 de novembro. Reuniu 60 paginas, a S400 o exem
plar, veiculando colaboracao especial de Mario Sete, Luis da 
Camara Cascudo, Jose Carlos Cavalcanti Borges, Napoleao 
de Albuquerque e Joao Costa; as secoes costumeiras e varias 
transcricoes. O numero avulso normal, em agosto de 1942, 
passou a ser vendido a S300 e nos domingos a S400. Aumen-
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tou a ass ina tura anua l para 90S000 e a semestral pa ra 
45$000. Exterior: anual idade — 120S000. 

Per tenciam, entao, ao corpo redacional: Gilberto Duar-
te, Luis Luna, Joao Ribeiro, Israel Fonseca, Rui Duar te e 
Aristofancs da Tr indade . Traba lhavam na revisao, em reve-
zamento, Felix Francisco Peixe, Fernando Licariao de Melo, 
Rosalvo Cavalcanti Ribas, Cromwell Leal, Paulo Nunes Viana 
e Otacilio Machado; fotografo — Jose Gomes. 

Outros nomes f iguraram, antes, nos diversos setores da 
redagao ou da revisao, a saber: Gabriel Cavalcanti , que assi-
nava cronicas e reportagens usando o pseudonimo Gil Mau-
ricio; Paulo de Sousa Pires, n a segao desportiva; Fabio Cor-
reia, Francisco Floro de Albuquerque Leal e Heribaldo Eloi 
de Amorim. 

Na edicao de 22 de novembro de 1942, comemorativa 
do quinto aniversario de fundacao, escrevia o art iculista: "A 
Folha da Manha pode dizer que, na sua lu ta aberta contra 
o mocambo e na defesa consequente das populacoes menos 
favorecidas que viviam nessas habitagoes infectas e humi-
Ihantes , contr ibuiu para a formagao de uma nova conscien-
cia social que hoje vemos t r iunfante em todo o Estado e 
servindo a te de orientacao e de estimulo a out ras unidades 
federativas, que proclamam o acerto e a benemerencia da 
c a m p a n h a a que cedo vinculamos o nosso nome . Jornal que 
vem defendendo os postulados e as prerrogativas do regime, 
que se vcm pondo ao servico da unidade brasileira, a Folha 
da IVIanha tem se preocupado em guiar e esclarecer a cons-
ciencia publica em todos os momentos da vida nac ional" . 

Concluiu declarando que, na defesa da "unidade nacio
nal , que o novo regime assegurou e consolidou, "nao poderia 
esquecer o pr imado da fe cr is ta" . 

Elevou-se a 60 paginas, novamente , a pouco expressiva 
edicao do sexto aniversario, em 1943, na qual se lia: "Tradu-
zindo, atraves do seu art igo diario para esta folha, o pensa-
mento cuja a l tu ra politica e espiritual tem contribuido, por 
todos OS motivos, para a consolidacao da nossa vida, da nos-
sa civilizacao e das nossas tradigoes, mais nobres e mais pu-
ras, o interventor Agamenon Magalhaes tem irradiado por 
todo o pais u m a obra doutrinaria-social, h u m a n a e crista, 
que vale ressaltar como um dos mais legitimos triunfos a 
incorporar a nossa existencia de seis anos . No art igo do chefe 
do governo, os nossos leitores se hab i t ua r am a encontrar u m a 
orientagao segura e um itinerario irrecusavel para todas as 
causas que enobrecem o espirito humano . Sem rumo, sem 
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emogao, sem conteudo espiritual, um jornal estaria fadado a 
ser um peso morto na coletividade; e se a Folha da Manha 
venceu, nao foi senao porque trouxe ao povo uma orientacao 
imprescindivel ao seu desenvolvimento e a sua compreensao 
da hora a tua l " . 

Em Janeiro de 1944 foi restabelecida a pagina de Lite-
ra tu ra , inserindo producoes de Luis da Camara Cascudo, 
Vanildo Bezerra Cavalcanti, Nilo Pereira, Costa Porto, Vi
cente do Rego Monteiro (poemas ilustrados por ele proprio) , 
Jose F . Gongalves, Luis Beltrao, Israel Fonseca e outros . 
A comegar do mes de maio, as edicoes dominicais passaram 
a ter um Suplemento I lustrado, de oito paginas, nas quais, 
alem de Literatura, figuravam Direito, Economia, Artes 
plasticas, Cinema, Teatro e Radio, secao esta ul t ima a cargo 
do redator Antonio Maria. Posteriormente, acrescentou-se a 
pagina de desenhos "Meninas de Hoje", de Gil Brandao . 
Surgiu depois, as quintas-feiras, a Pagina Infant i l . 

A 25 de abril assumiu a funcao de diretor-secretario 
da sociedade anonima Paulo Germano Magalhaes . Mais 
a lentada foi a edigao de aniversario do referido ano, reunin-
do 64 paginas, a salientar o seguinte excerto do editorial 
comemorativo: 

"Nosso dever, nesta hora historica do mundo moderno, 
e o de contribuirmos com as a rmas da inteligencia e da cul-
tu ra para a vitoria integral da liberdade, da justiga e do 
direito, de todos os grandes ideals, em suma, que enobrecem 
a vida h u m a n a e a to rnam digna de ser vivida. O jorna-
lismo adquiriu, em face das circunstancias atuais , e dada 
a posicao ideologica que devemos assumir contra os inimi-
gos da humanidade e da civilizacao, uma posicao ao mesmo 
tempo de combate e de orientacao. Cabe-nos a relevante 
tarefa de colaborar decisivamente, atraves de uma acao in-
telectual intensa, na obra de restauracao da paz e da estru-
turacao do mundo de apos guer ra" . 

Teve inicio em fins de 1944 a divulgacao de historias 
em quadrinhos, sendo a primeira "Nas selvas brasi leiras". 
Seguiram-se outras, como "Aventuras do Tindinho", "Koka-
da e suas diabruras", "O comendador Ventura" e "Bonifa
cio, o er rado" . 

Novos colaboradores divulgavam, em 1945, artigos assi-
nados: Orlando Parah im, Lima Figueiredo, Benedito Mer-
gulhao, Augusto Duque e Antonio Geraldo Guedes. A "Se-
gao do Trabalhador", que se t ransformara, desde 18 de no-
vembro do ano anterior, em "Pagina do Trabalhador" , ocu-
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pando, conjuntamente , as duas paginas do centro, e saindo 
aos sabados, sob a orientagao de Amauri Pedrosa, inseria 
t rabalhos assinados por Antonio Torres Galvao, Severino 
Cunha Primo, J . Queiroz, Ozias Burgos, Hermes de Sa, Se-
bastiao Lucena, A. Gomes de Oliveira, Francisco Galvao, 
Aldemar Costa Almeida e outros lideres t rabalhis tas . Havia, 
sobretudo, u m a secao de "Consultas, Queixas e Reclamagoes". 

Nos primeiros meses de 1945 iniciava-se a campanha do 
"queremos" Getulio Vargas para presidente da Republica, a 
qual haveria de levar a Folha, apaixonada pelo caso, a bater-
se, em a rdua polemica com o Diario de Pernambuco, princi-
pa lmente a proposito dos acontecimentos de 3 de margo (3), 
defendendo de graves acusacoes o governo estadual; a pro
posito do servigo hospitalar em Pernambuco; a proposito 
da Lei Agamenon Magalhaes contra os trusts; a pro
posito, mesmo, de tudo, espinafrando os "gazeteiros da Pra-
cinha", chamando Assis Chateaubr iand "gangster" e outros 
epitetos do maior azedume. 

No meio da campanha , precisamente a 9 de junho, re-
nunciou o diretor-presidente da empresa, Diniz Perilo, sen-
do substi tuido pelo diretor-seeretario: Paulo Germano Ma
galhaes . A 21 do mes subsequente, iniciava-se a divulga-
gao, com exclusividade em Pernambuco, das "Memorias de 
Paul Reynand" . 

Modificou-se, a part i r de 15 de agosto, a feigao da 3^ 
pagina: o expediente abria as duas primeiras colunas, se-
guido do artigo redacional e de sueltos. Materia telegrafi-
ca enchia o res tante do espago, transferindo-se o artigo de 
colaboragao, temporar iamente , para a 2^ pagina . 

Por essa epoca, o Jornal Pequeno, que se tornara orgao 
das Oposicoes Coligadas, t ambem passou a ser alvo, ao lado 
do "orgao mais antigo da America Lat ina", das criticas e 
ataques da Folha, nos quais eram envolvidos, entre outros, 
o jornalista Anibal Fernandes e o sociologo Gilberto Freyre. 

A edicao de aniversario desse ano — 21-11-945 — saiu 
com 48 paginas, sem n e n h u m a atragao, figurando na pri-
meira u m a alegoria de Noi'berto Vale. A 2 de dezembro, 
dia de eleigoes presidenciais e par lamentares , ocorreu um 

(3) Durante um comicio pro-candidatura Brigadeiro Eduardo Gomes, 
na praga da Independencia, foram tiroteados oradores postados na saca-
da do edificio do Diario, morrendo ali mesmo o academico Democrito de 
Kousa Filho, ao passo que, no patio, tambem perdia a vida um popular, 
ficando feridas varias pessoas. 
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suplemento de oito paginas, dedicado ao candidato a de-
putagao federal Agamenon Magalhaes, a primeira das quais 
apresentando o respectivo cliche e as dernais uma demons-
tracao, vastamente ilustrada, das realizagoes de sua inicia-
tiva a frente do governo do Estado, no tocante a campa-
nha pro-substituigao dos mocambos do Recife. 

Em Janeiro de 1946 comecou o matutino a ser vendi-
do, avulsamente, a CrS 0,40 da terga a sexta-feira e a CrS 
0,50 aos domingos, elevando-se para CrS 100 a assinatura 
anual. E que — escrevia — as empresas jornalisticas se 
achavam oneradas com encargos que excediam a sua capa-
cidade economica. A Folha vinha "sofrendo as consequen-
cias desses encargos, notadamente os que dizem respeito ao 
aumento de salarios e ao encarecimento da materia prima". 

Longo editorial comentava, a 12 de Janeiro, a medida 
tomada pelo Interventor Jose Neves Filho, que proibira a 
irradiacao dos artigos de Agamenon Magalhaes, de ataque 
as Oposigoes Coligadas, sob a alegagao de que essa difusao, 
scndo o Radio Clube de Pernambuco oficializado, quebraria 
a neutralidade do seu governo. Embora nao se tratasse de 
um gesto de hostilidade, achou a redacao que era uma in-
justiga, langando o seu protesto. 

A Nota Internacional, localizada na segunda pagina, foi 
substituida pelas Notas Economicas, tendo como articulista 
principal Omer Mont'Alegre. Havendo Cleofas de Oliveira 
deixado, a 22 de fevereiro, o cargo de redator-secretario, foi 
substituido por Amilcar Neves, e este, por sua vez, o trans-
mitiu, tempos depois, a Silvino Lopes. 

No dia 13 de marco de 1946 iniciou Mario Melo uma 
cronica diaria, sob o titulo "Aqui e Ali", justificando-o nos 
periodos iniciais da primeira: "Dois adverbios de lugar: aqui, 
o que esta proximo; ali, o que esta distante. Tomei-os para 
titulo permanente desta secao. No aqui, rigorosamente, es-
tarao os casos do Recife, ou mesmo de Pernambuco e, con-
forme o ponto de vista em que me coloque, de qualquer parte 
do Brasil. No ali, os de fora do Recife ou de Pernambuco, 
ou do Brasil". 

"Aqui e ali" — que saia na ultima pagina, transferin-
do-se apos algum tempo para a terceira, — destinada a temas 
variados, ocupava-se, entao, exclusivamente, de assuntos po-
liticos. Mario Melo desancava a oposigao, criticando, parti-
cularmente, a atuacao do Diario de Pernambuco e do seu 
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diretor, Anibal Fernandas , a quern cognomlnava, sarcastica-
mente , "Mlmoso Collbri" (4) . 

Comegou no referldo mes a dlvulgagao regular, n a prl-
melra pagina e com dlreitos reservados, de artigos de escri-
tores estrangeiros de fama internacional , fornecidos pela 
"Overseas News Agency", alem dos conhecidos frel Romeu 
Perea, Maclel Filho, Heltor Monlz, Barbosa Lima Sobrinho, 
Artur de Sa, Gerclno de Pontes, Benedito Mergulhao, Orlan
do Parah im e Apolonlo Sales. Na "Pagina do Trabalhador", 
reduzlda para u m a pagina mesmo, escreviam, entre outros, 
Norton Melo, Alcldes Niceas, Boanerges de Olivelra, Jose Be-
zerra de Lima e Jose Quelroz. 

O lugar de diretor-secretarlo da sociedade anonlma, vago, 
fol preenchldo, a 14 de abrll, por Esmeraldlno Gongalves 
Fi lho. Uma semana mais tarde, cont lnuando a crlse de 
papel, "provenlente da Instabilidade dos mercados Interna-
clonals", sublu o prego do exemplar do ma tu t lno para Cr$ 
0,50 nos dlas utels e Cr$ 0,60 aos domingos. A 4 de malo 
aparecla nova tabela de ass inaturas : ano — Cr$ 120; semes-
tre — Cr$ 60; anual ldade para o exterior — Cr$ 150. Nao 
demorou mui to outro aumen to . Velo a 20 de agosto, pas-
sando o numero avulso para Cr$ 0,60 e Cr$ 070, respectiva-
m e n t e . Assinaturas: ano — Cr$ 150; semestre — Cr$ 80. 
Pa ra o exterior: ano — CrS 300; semestre — Cr$ 160. 

l a em curso a campanha politlca do Estado para a com-
poslgao do governo constitucional, tendo o jornal de Aga-
menon Magalhaes tomado a si a propaganda da candida tura 
Barbosa Lima Sobrinho, em oposigao a de Neto Campelo 
Junior , defendlda pelos orgaos das Oposigoes Collgadas. Rea-
cendeu-se a polemlca e os ex-colaboradores Novais Filho e 
Costa Porto foram desapiedadamente atacados; eram, segun-
do a Folha, Calabar e Calabarzinho. Carlos de Lima Caval-
cant l e outros proceres nao delxavam, igualmente, de ser 
crlticados com aspereza. Chegado o mes de novembro, as 
lamboradas a t ingiam o Interventor General Dermeval Pel-
xoto, acusado de faciosismo em face da campanha eleltoral 
e de perseguigao aos redatores do orgao. 

A proposito de sangrentos acontecimentos verlflcados na 
cidade de Paulista, a 13 de novembro, noticiou o ma tu t lno 

(4) Enquanto isto, Anibal Fernandes nao poupava o confrade MSrio 
Melo, seu inimigo pessoal, sem citar-lhe o nome jornalistico, mas, simples-
mente, Carneiro do Rego, na sua cronica sob o titulo "Coisas da Cidade", 
no Diarlo de Pemambuco, usando o travesti Z. 
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que o chefe do governo la se encontrava na ocasiao, o que, 
nao sendo exato, pois a visita de S. Ex^ ocorrera em hora 
diferente, deu lugar a uma nota oficial, na qual se declarou 
que o caso ia ser "apreciado conforme a lei de imprensa", 
estando por isso entregue ao secretario da Seguranga. Es-
creveu, a respeito, o editorialista: 

"Se o Interventor Dermeval Peixoto julga intimidar-nos 
com a lei de imprensa, com processos judiciarios, o que Ihe 
podemos dizer e que isso nao nos abate o animo". "Que 
venha o processo e que se facam estas e outras ameagas a 
imprensa livre. Nao 6 por isto que vamos ficar no meio do 
caminho". 

Continuando as ameacas, lia-se, na edigao do dia 20: 
"Nao as tememos. E nao as tememos porque somos cons-
cientes da missao que exercemos diante do povo". 

A 21 ocorreu o nono aniversario da Folha, solenizado 
com edigao comum de 16 paginas, seguindo-se uma semana 
de edigoes identicas para divulgar anuncios especiais. O 
editorial comemorativo dizia, entre outras consideragoes: "Os 
altos interesses de Pernambuco, de suas classes, de sua exis-
tencia politica, social economica e cultural continuarao a 
ser o grande movel da nossa existencia. A Folha da Manha 
firmou ja essa tradigao e por ela pautara a sua agao, pouco 
se Ihe dando de mesquinharias com que se pretenda coibir 
a caminhada gloriosa. Homens de uma so palavra e de um 
so dever, os que fazem este jornal estao bem certos da no-
breza e da importancia de suas responsabilidades. No dia 
de hoje podemos todos nos ufanar do cumprimento da espi-
nhosa tarefa, celebrando com jubilo a data que assinala uma 
vitoria do jornalismo, que, tendo langado as suas raizes no 
povo, com ele vive e vivera". 

Divulgou, a 20 de dezembro, a plataforma de governo do 
candidato Barbosa Lima Sobrinho, cuja propaganda passou 
a ser feita com grandes titulos e cliches. 

Ainda nesse mes, a proposito do rumoroso caso dos divi-
dendos do Radio Clube de Pernambuco, dizia a edigao de 29: 
"Os escrevinhadores do Diario de Pernambuco fazem questao 
de demonstrar que, em materia de chantagem, nao ficam a 
dever nada ao seu chefe Chato". 

Realizado o pleito eleitoral a 19 de Janeiro de 1947, se-
guiu-se a batalha da apuragao dos votos, a qual terminou 
com outra batalha: a judiciaria, que teve a duragao de um 
ano, para, no final, dar ganho de causa a Barbosa Lima 
Sobrinho, temas esses de grande cobertura jornalistica. 
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No mes de maio iniciava Luis Beltrao a cronica diaria 
"Na Constituinte"; depois, "Na Assembleia Legislativa". Em 
fevereiro de 1948 aparecia a "Esquina da Lafaiete", comenta-
rio ecletico de Andrade Lima Filho. 

A proposito do contacto semanal com a imprensa, que o 
Governador Barbosa Lima instituira e vinlia cumprindo, res-
saltou a redagao no dia 29, que isto revelava "o seu 
temperamento democratico", que a imprensa adversaria pro-
curava esconder. E aduziu: 

"Ora, sendo o sr. Barbosa Lima um jornalista, e de toda 
evidencia que estima a critica; somente o que nao pode esti-
mar e que, ao inves da critica construtiva de que falou na 
Assembleia Legislativa, se fagam campanhas sistematicas 
que, a rigor, nao podem ser chamadas de campanhas jorna-
listicas, porque jornalismo e outra coisa". 

Focalizando a nccessidade da colaboragao da imprensa 
com o governo, concluiu: "A imprensa tornou-se, no mundo 
democratico, o maior veiculo da reconstrugao das ideias e 
das civilizagoes. O que devemos e acompanhar esse ritmo, 
enobrecendo a profissao, convertendo-a cada vez mais num 
fator do bem geral e de compreensao humana". 

Aludindo noutro artigo — 13 de margo — as reunioes 
com o chefe do governo pernambucano, em que os profissio-
nais de imprensa se sentiam a vontade, escreveu: 

"Nota-se, no jornalismo de hoje, uma tendencia — a do 
comentario simples, abandonando-se o artigo retorico, engo-
mado, conselheiral, que parecia obedecer a um funebre ceri-
monial, fazendo crer que os articulistas escreviam tais coi-
sas como se estivessem marchando para salvar a humanida-
de dos mais tetricos abismos". 

"O jornalismo tornou-se leve, acessivel, penetrants, nao 
valendo isso como qualquer censura aos grandes mestres do 
passado, que sao mestres eternos, cada vez mais vivos no 
culto que Ihes devotamos de admiragao e de enternecimento. 

Logo mais, a 1*̂  de maio, agravadas as empresas jorna-
listicas com "maiores dificuldades" no tocante a aquisigao 
de papel, foi mais uma vez elevado o prego do numero avulso, 
para CrS 0,80 e Cr$ 1, respectivamente, nos dias uteis e aos 
domingos. Nova tabela de assinaturas: ano — Cr$ 220; se-
mestre — Cr$ 120. 

O matutino entrou a divulgar artigos assinados pelo 
Governador Barbosa Lima Sobrinho, que era, sobretudo, e §, 
escritor de renome, e restabeleceu o Suplemento, suspense 
na fase mais aguda da campanha politica, veiculado ele aos 
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domingos, ate com 24 paginas; na de Li tera tura apareciam 
Nilo Pereira, Luis da Camara Cascudo, Ariano Suassuna, 
Maria Lucia do Amaral , Verissimo de Melo, Lucien Pouessel, 
Hermilo Borba Filho, Araujo Filho, Otavio Pinto, Amaro 
Quintas , Aristoteles Soares, Helio Augusto, Evaldo Cabral de 
Melo, Duar te Neto, Palmira Vanderlei, Jose Mariz de Morals, 
Joel Pontes, Manuel Pessoa de Luna Filho, frei Romeu Perea, 
Cromwell Leal, Arnobio Graca, Otavio Cavalcanti , etc. 

O diretor-secretario da Sociedade Anonima foi substi tui-
do, a 4 de de junho de 1948, por Henrique de Barros Caval
cant i . 

Em forma de livro, a Folha comegou a publicar, a 10 
de agosto, "Problemas do Petroleo no Brasil", compreenden-
do uma serie de conferencias do General Julio Caitano Horta 
Barbosa. Ainda nesse mes, patrocinou o concurso "Qual a 
mais bela jovem de Pernambuco?" 

Outros colaboradores, em prosa e verso, viam-se nas pa
ginas de Li te ra tura dominicais: Joao Vasconcelos, Silvino 
Lopes, Alcides Siqueira, Cezario de Melo, Jose Laurenio de 
Melo, Tenorio Vila Nova, Romeu Negromonte, Walmir Ma-
ranhao , Jordao Emerenciano, Getulio Cesar, Ivan Seixas, 
Otacilio N. de Queiroz, Abaete de Medeiros, Mariano Lemos, 
Esdras Farias, F r a n Martins, Jose Maria Cerqueira, Augus
to Duque, Eladio Ramos, Monteiro de Morals, Seve-Leite, 
Olivio Montenegro, Valdemar Valente, Estevao Pinto, Jose 
Pinto Junior , Craveiro Leite, Willy Lewin, Baltazar da Ca
mara , Homero Rego Barros e outros, ocorrendo ilustragoes 
de Eros Gongalves, Ladjane Bandeira de Lira, Zuleno Pes
soa, Manuel Bandeira e Mario Tulio. 

Na primeira edicao de Janeiro de 1949, saudando o Ano 
Novo, lia-se em editorial: "O panorama social de nosso 
Estado e dos mais promissores. Reina calma em todas as 
regioes. O r i tmo de t rabalho de nossa gente vem aumen-
tando em bases bem produt ivas . A decisao dos poderes 
publicos, para solucao dos problemas administrat ivos e so
cials, e u m a garant ia de dias melhores. O senso moral de 
nossa gente tem reagido bem as injuncoes de perniciosas 
influencias. As calamidades climatericas, tao influentes em 
nossa regiao, estiveram ausentes no ano que passou, rea-
tando esperangas para o ano presente . Todas estas consta-
tagoes sao, assim, boa base para construirmos dias felizes 
neste ano de 1949". 

No comego de fevereiro surgiu a secao "Selecoes dos 
Suplementos", com noticiario critico, assinada por Mister 
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New Chamberland. Precisamente a 22 do mes seguinte ini-
ciou Silvino Lopes a cronica diaria "Devagar e Sempre", que 
so veio a receber a ass inatura do autor depois de algum 
tempo. Novas secoes apareciam, inclusive "A Semana Ilus-
t rada" , a cargo do Irmao Vigilante, assim como novos no-
mes no Suplemento, entre os quais Edson Regis, Ernesto 
Albuquerque, Licio Neves, Raimundo Nonato, Malaquias 
Abrantes, Zilde Maranhao e Sousa Barros, enquanto se ex-
t inguia a "Pagina do Trabalhador" . 

Reacendeu-se, em setembro, a querela com o Jornal 
Pequeno e o Diario de Pernambuco, orgaos das Oposicoes 
Coligadas, que a tacavam a administragao estadual . A segao 
"A Folha nos Municipios" ampliou-se; outras foram criadas 
ou melhoradas; o artigo de fundo veio a adotar titulo em 
quat ro colunas; fez-se mais intenso o servigo telegrafico; 
transferiu-se para a ul t ima coluna da quar ta pagina o co-
mentar io "Aqui e Ali", de Mario Melo. 

A edicao de aniversario de 1949 saiu no dia 22 de no-
vembro, apenas com 28 paginas, inserindo o artigo redacio-
nal inti tulado "Doze anos em defesa do povo", a salientar 
o topico: 

"A luta mant ida por esta folha, pela vitoria da candi-
da tu ra do sr. Barbosa Lima Sobrinho ao governo do Estado, 
nao foi um simples episodio como tantos outros na vida jor-
nalist ica. Foi uma cruzada civica e autonomista, cuja reper-
cussao, em todo o pais, mostrou, claramente, a importancia 
democratica da causa de todos os pernambucanos que nao 
desejavam ver o Estado esmagado pela opressao e pelo cer-
ceamento de suas liberdades fundamentais" . 

O Suplemento domingueiro at ingiu o auge em 1950, di-
vulgando copiosa materia, inclusive tres paginas de Litera-
tura , duas de assuntos cinematograficos, paginas Feminina, 
de Direito e Vida Rura l . Ocorriam edigoes em papel verde, 
de 24 a 28 paginas . Durante o mes de fevereiro, Isnar de 
Moura assinava cronica social e comegaram em maio as 
"Notas Medicas" do dr. Jose Otavio Cavalcanti . Depois en-
trou a colaboracao de Nelson Firmo, M. da Nobrega e Ar-
lindo de Albuquerque, novo redator, tambem responsavel 
pela segao "Da cidade e de fora", alem de firmar notas sobre 
"Mundanismo", quando nao assinadas estas por Haidea Sil-
va ou Aladin (pseudonimo de Alfredo Craveiro Leite) . No 
segundo semestre do ano, Sinval Peregrine da Silva redigia 
o comentario dominical inti tulado "Memorias, Homens e 
Fatos" . 
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Divulgou-se a 14 de margo de 1951 a derradeira croni-
ca "Devagar e Sempre", do redator-secretario Silvino Lopes, 
que faleceu dois dias apos. 

Comegou a colaboragao, aos domingos, de Carlos Rios. 
Telha de Freitas, admitido no corpo redacional, escrevia "O 
fato do dia", enquanto Gomes Maranhao, assumindo a Se-
cretaria da redagao, produzia artigos diarios, de agradavel 
estilo, ao pe da ultima pagina, e Luis Beltrao assumia nova 
segao: "Bancada da Imprensa". 

A parte literaria do Suplemento de 23 de margo, dedi-
cada a memoria de Silvino Lopes (5), inseriu trabalhos es-
peciais de Nilo Pereira, Jordao Emerenciano, Andrade Lima 
Filho, Hercilio Celso, Cezario de Melo, Adeth Leite, Luis Bel
trao, Otavio Pinto, Dulce Chacon e Homero Rego Barros. 

Sob o titulo "Silvino, o cronista da cidade", escrevera 
Jordao Emerenciano, entre outros conceitos: "Silvino era o 
cronista da cidade. O cronista do cotidiano. A substancia 
para as suas cronicas ele a extraia dessa rica e tragica co-
media humana que transborda — cheia de humanidade — 
da vida do dia a dia. A substancia das suas personagens e 
dos seus contos ele ia buscar nos enterros e nos casamentos, 
nos encontros de rua e nas filas de onibus, nas segoes das 
camaras legislativas e nos atos do governo, no noticiario dos 
jornais e na gazeta policial. Onde quer que houvesse uma 
nota, um reflexo do humano, ia ele colher material". 

A partir de 1 de maio o prego unico do exemplar subiu 
para CrS 1, passando para Cr$ 1,50, um ano depois, a edigao 
dominical. A mesma epoca, o Suplemento acrescentou mais 
uma pagina — "Socialismo e Cultura", a cargo do acade-
mico Badoglio Maciel. 

Gilberto Osorio de Andrade iniciou, a 4 de setembro, 
ainda de 1951, uma serie de artigos, nas duas ultimas colu-
nas da terceira pagina, sob o titulo geral "Salvo melhor 
juizo", frisando logo no principio: "Dizer o que se pensa nao 
chega a ser propriamente um problema. O problema e dizer 
o que se deve". 

A 30 de outubro assumiu a gerencia Danilo de Freitas 
Lins, cargo que voltou a ser exercido por Jose Pimentel no 
primeiro dia do ano seguinte. 

(5) As paginas de Literatura do Diario de Pemambnco e do Jomal 
do Conunercio da mesma data dedicaram, igualmente, apreciSvel espago 
a divulgagao de artigos sobre a vida e a obra do jornalista, escritor, poeta 
e comediografo Silvino Lopes. 
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Eram novos colaboradores do Suplemento: J . A. Cor-
reia de Araiijo, padre Publio Calado, Maria das Gragas San
tos Leite, Licio Neves, Jose Mucinic, Paulo Matos, Angelo 
Jordao Filho, Marcelino Neto ("De vez em quando") , Ten6-
rio de Cerqueira e outros, estando a cargo de Cezario de 
Melo a cronica "Literatura da Semana", em rodape. 

O corpo redacional estava assim constituido: Nilo Pe-
reira — redator-chefe; Edmundo Rodrigues de Morais, se-
cretario; Amilcar Neves, sub-secretario; Clodomir Morais, 
Luis Garces, Geraldo Seabra, Danilo de Freitas Lins, Luis 
Veloso, Otavio Cavalcanti, Aristofanes Renan da Trindade, 
Helio Tavares de Lima, Umberto Ponzo e Haroldo Praga, re-
datores; Jose Maria Cerqueira Garcia, Felix Francisco Peixe, 
Cromwell de Lima Leal, Otacilio Machado, Rosalvo Caval
canti Ribas e Nelson Jose Ribeiro, revisores; Ederval Gomes 
Novais, arquivista; Alexandre Kruse, chefe do servigo de re-
cep§ao telegrafica; Jose Gomes Monteiro, reporter fotogra-
fico. Tinham participado, antes, do corpo redacional: Va-
nildo Campos Bezerra (reportagens), Paulo Barreto (despor-
tos), Adolfo Guedes Alcoforado (noticiario de Olinda), Seve-
rino Barbosa (radio), Hermilo Borba Filho e Flora Machman 
(cronicas), Perminio Asfora, Cesar de Paiva Leite, Clodo
mir Alcoforado Leite, Raul da Costa Pereira e fircio Marcus 
Rabelo. 

A edigao de aniversario de 1951, alem de ligeira nota, 
na primeira pagina, sobre a data, inseriu, na terceira, o 
seguinte suelto: 

"Neste dia de hoje, olhamos os quatorze anos transcor-
ridos no batente . Dir-se-a que somos mogos, que nao temos 
uma longa historia a contar . Mas, o jornalismo e uma coisa 
tao penosa, tao ardua, que o pouco tempo vale mui to . Bem 
longe esta o leitor de avaliar o nosso esforco pela noite a 
dentro, para melhor servir ao povo. No dia seguinte o lei
tor compra o jornal, sem saber o que ele vale em tenacidade, 
em preocupagao, em atividade, em vigilancia. 

"Esta e uma profissao que so por uma vocagao decidida 
deve ser exercida. Ha os que ten tam o jornalismo; mas se 
nao tern essa vocagao, desistem. fi que o oficio exige sacri-
ficio, nao se podendo, nesse terreno, fazer aventuras . 

"O sacrificio tem, no entanto, as melhores compensa-
goes espirituais. O verdadeiro profissional gosta de ver seu 
jornal bem feito, informativo, variado, exato; e nisso esta 
uma compensagao. Um comentario vale, as vezes, u m a boa 
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emogao interior, embora as colunas a encher diar iamente 
representem, nao raro, u m a boa to r tu ra . 

"No fim de tudo, a vida passa e o mundo marcha; mas 
a verdade e que sem a imprensa nada se faria de proveitoso 
e duradouro. Nas democracias liberais o jornalismo e uma 
a rma da verdade, contanto que nao fagamos desse poder um 
inst rumento do nosso personalismo as vezes tao terrivel-
mente t en tado . 

"A imprensa e u m a sedugao de todos os instantes. Quem 
entrou nela, se pegou o visgo, jamais a deixara. Escrever 
nao e propriamente um vicio, como se a ar te de redigir fosse 
como a ar te de fumar. Ha uma emogao criadora; e isso e 
que e tudo" . 

Comegou em Janeiro de 1952 a pagina "Mundo estudan-
til", sob a direcao de Helio Ramos e Bento Bugar in . Sur-
giu em abril novo suplemento dominical, exclusivamente 
feminino, a cores, que nao durou muito, seguido do "Suple
mento em quadrinhos", tabloide de 16 paginas, de propa
ganda dos produtos Fratelli Vita. 

Ocorreu a 24 de agosto o falecimento do Governador 
Agamenon Magalhaes, fundador e orientador espiritual da 
Folha da Manha, sendo a sua memoria dedicada a edigao do 
dia, incluidas duas paginas retrospectivas. E, quando do 
sexto aniversario, escrevia o editorialista: 

" . . . o destine da Folha da Manha foi tragado por u m 
pernambucano dificil de se confundir, impossivel de se tor-
nar esquecido. Folha da Manha e Agamenon. E agora, com 
ele desaparecido em pessoa, permanece mais vivo, mais real, 
mais a tuan te nas paginas deste jornal . O pensamento de 
quantos o fazem e um, unicamente um: ser fiel a Pernam-
buco, bata lhando pelo exito, pela implantagao dos princi-
pios que sempre nor tearam o grande filho do ser tao. Aga
menon, se hoje nao e mais governador, acha-se, porem, inte-
gralmente, a frente do orgao que fundou com destemor e 
sacrificio. Aqui, entre nos, n inguem toma u m a at i tude, 
nmguem move ou externa u m a ideia que nao seja baseado 
nas normas por ele tragadas para o bem do seu povo, para 
a grandeza do seu Estado". 

Continuou a vida do jornal sem alteragao, sendo o ge-
rente Jose Pimentel, que faleceu, substituido, a 23 de abril 
de 1953, por Fernando de Freitas Lins. A edigao de 24 de 
agosto trouxe um Suplemento ilustrado, em cores, com oito 
paginas em formato maior e far tamente ilustrado, em home-
nagem a memoria de Agamenon Magalhaes, ao ensejo do 
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primeiro aniversario do seu falecimento. A principal epi-
grafe da primeira pagina, em caracteres maiores do que o 
cabegalho, em t in ta azul sobre fundo amarelo, foi a seguin-
te: "Agamenon Magalhaes — na Interventoria, a valorizagao 
do homem; no governo, a recuperagao da terra" , vendo-se 
logo abaixo grande cliche (cabega) do ext into. Ao lado, o 
editorial, onde se lia: 

"Todos quantos fazem este jornal lembram a influencia 
que nos nossos destinos teve Agamenon Magalhaes, nao s6-
mente como politico e homem de Estado, mas como jorna-
lista. Os artigos que publicou nesta folha sao, sem exagero, 
um modelo do jornalismo mi l i tante . Um modelo pelo poder 
de sintese. Um modelo pela al ta e nobre orientagao que 
sempre os assinalou. 

"Nunca faltou a Agamenon Magalhaes, como nao deve 
faltar nunca ao jornalista, a bravura de dizer as coisas. Sob 
esse aspecto, a tradicjao que o inolvidavel morto nos deixa 
e de u m a beleza ni t idamente pe rnambucana . Seu espirito 
de luta, de resistencia e de tenacidade construtiva se comu-
nicou a Folha da Manha, permitindo-nos fazer face a todas 
as contingencias, mesmo quando ameagadoras e perigosas. 
Nasceu dai o entusiasmo pela luta, pela defesa dos direitos 
do povo, pela vitoria de causas justas e nobres, nas quais 
t an to se empenhou o saudoso homem publico, sem um mo-
mento sequer de tibieza e de vacilagao. 

"Hoje voltamos a lembrar aquelas horas terrivelmente 
verdadeiras e amargas , que marca ram o termino de u m a 
existencia voltada para Pernambuco e que t an to se elevou 
pela honestidade, pelo patriotismo e pelo servico incansavel 
a nossa terra e a nossa gente. E o que sentimos, volvido 
um ano, e que essa perda e irreparavel pelo que significa 
em frustracao dos melhores ideals da brasilidade. Mas, 
Agamenon Magalhaes semeou exemplo tao fecundo e dura-
douro que, na verdade, nao desapareceu, pois sua ligao ficou 
entre nos como um caminho ao qual so os maus pernam-
bucanos se recusar iam. 

"Sua morte foi uma consagracao. O julgamento que o 
galardoou foi de amigos e de adversarios. Todos experimen-
t a r a m no momento doloroso a mesma sensacao de orfanda-
de politica; e todos sent iram que o Brasil perdeu um grande 
filho e Pernambuco o maior administrador que jamais tive-
mos, o nosso maior estadista, como salientou, em recente 
discurso, o Governador Etelvino Lins" . 

As paginas restantes do Suplemento especial (make-up 
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de Luis Beltrao, diregao grafica de Djalma Carvalho) inse-
r i ram artigos de Nilo Pereira, Reinaldo Camara e Andrade 
Lima Filho; notas biograficas e demonstragao dos principals 
aspectos da administragao Agamenon Magalhaes, em duas 
fases dist intas, sobretudo a ba ta lha con t ra o mocambo e a 
c a m p a n h a da pavimentagao. 

Chegado o mes de setembro, deu-se nova forma a quar-
t a pagina, no alto da qual, t i tulo em quat ro colunas, entrou 
Guerra de Holanda a escrever a "Ronda Politica", comple-
tando-a o ar t igo de Nilo Pereira, a cronica de Mario Melo 
e outro art igo assinado, que podia ser de Carlos Rios ou Alio-
mar Baleeiro ou outro dos colaboradores. Gilberto Osorio de 
Andrade divulgou seu ult imo comentario — "Salvo melhor 
juizo. . . " — a 5 de dezembro. 

Ocupou duas paginas da edicao de 10 de mar^o de 1954 
a publicagao do projeto de programa do Part ido Comunista 
do Brasil . 

Prosseguia a Folha da Manha, em dezembro, proporcio-
nando 12 a 16 paginas diarias e variado Suplemento aos do-
mingos. Apresentava, comumente , duas de telegramas, duas 
de desportos, u m a de Teatro, Musica, Radio e Cinema, duas 
de notas redacionais e reportagens, uma de artigos assina-
dos, alem da par te de reclamos comerciais. Uma vez por 
semana, aparecia "Justiga do Trabalho", contendo segao de 
consultas e respostas, a cargo de J . Antero de Carvalho. 
Ocorria, tambem, "Mundanismo", com os "Flashes Socials" 
de Maritu (pseudonimo de Telma de Vasconcelos) . O dr. 
Pires dava "Conselhos de Beleza". 

Eram novos colaboradores, nem sempre assiduos: Joao 
Brasilio Machado, Raul Pila, Joao Duar te Filho, Jonas Fer-
reira Lima, Magalhaes Melo, Luisa Barreto Leite, Vicente 
Chermont de Miranda, Gercino de Pontes, Leopoldo Luis dos 
Santos, Padre Bat is ta Cabral, Pedro Leiros, Orlando Para-
him e d. Jeronimo de Sa Cavalcant i . Nas paginas de Lite-
r a t u r a escreviam: Jose Gongalves de Oliveira ("Carroucel 
Literario") , Abdias Cabral de Moura Filho ("Ronda dos Su-
plementos") , Renato Jobin, Ot to Maria Carpeaux, Carlos 
Cavalcanti , Carlos Pena Filho, Clovis Melo, Claudionor Cos
ta Lima, Cezario de Melo, Cromwell Leal, Francisco Ban-
deira de Melo, Fernando Pessoa Ferreira, e t c . Alem das 
paginas li terarias, o Suplemento dominical apresentava: 
"Mundo Estudant i l" , a cargo de Edmundo Morals e Bento 
Jose Bugarin; "Medicina e Cirurgia", sob a orientagao de 
Odaci Varejao, tendo como colaboradores Salomao Kelner, 
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Hindenburg T . Lemos e Jose Maria Schuller; "O Mundo 
Canino", dirigido por Helio Polito Lopes; "Cinema", a cargo 
de Duar te Neto; "Pagina Social", por Maritu; "Pagina Cris
t a " e "Economia". 

Sendo diretor-presidente da empresa Paulo German© 
Magalhaes e diretor-secretario Henrique de Barros Cavalcanti, 
o corpo redacional man t inha Nilo Pereira, Edmundo R. de 
Morals e Amilcar Neves nos postos principals, seguindo-se-
Ihes Luis Veloso, Aristofanes da Trindade, Renato Gou-
veia, Antonio Albino Pinheiro Marinho, Antonio Barreto, 
Paulo Nunes Viana, Otavio Cavalcanti de Albuquerque, Cle
vis de Meneses, Renato Silva Gomes, Jose Luis de Moura e 
Jason Borges (desportos); Sebastiao Correia Figueiroa (ar-
quivista) , Jose Gomes Monteiro (reporter fotografico) e Ale
xandre Kruse, chefe do servigo de recepgao telegrafica. Re-
visores: Otacilio Machado, Rosalvo C. Ribas, Cromwell Leal, 
Felix Peixe, Nelson Ribeiro e Joaquim Pinheiro. Chefe da 
oficina grafica: Jose do Nascimento. 

O prego do exemplar, em consonancia com os demais 
matut inos , elevara-se, desde 17 de outubro, para Cr$ 2, di^-
r iamente, enquanto as ass inaturas anual e semestral pas-
saram a ser cobradas a Cr$ 400 e Cr$ 220, respectivamente. 

Assim encerrou a Folha da Manha o ano de 1954, cuja 
derradeira edigao teve a data de 31 de dezembro (6) (Bib. 
Pub. E s t ) . 

1938 

FOLHA DA MANHA (vespertina) — Entrou em circu-
lagao no dia 24 de fevereiro de 1938, impressa em papel ver-
de-claro, obedecendo as mesmas caracteristicas da edigao 
m a t u t i n a e ao mesmo corpo redacional, acrescido de Mario 
Libanio. Prego do exemplar — 100 reis. 

Apresentou-se com a nota a seguir, assinada pelo dire-
tor da empresa, Artur de Moura: "A Folha da Manha, nesta 
edigao vespertina, vem colaborar na execugao do programa 
iniciado em junho do ano passado, n u m a pagina do Diario 
de Pernambuco, sob a legenda "Pela dignidade e pelos inte-
resses de Pernambuco" . Nas palavras do professor Agame-
non Magalhaes, publicadas hoje, estao as nossas diretrizes e 

(6) Continuou a publicajSo em 1955, mas nao foi al6in de 1958. 



3 9 6 LUIZ DO NASCIMENTO 

o estimulo que do eminente amigo e chefe recebemos com 
alegria, para a conquista de outras vitorias". 

Com "A Imprensa no Estado Novo", abaixo transcrito, 
iniciou Agamenon Magalhaes uma serie de artigos diarios: 

"A Folha da Manha surgiu sob o signo do novo Estado 
Brasileiro. fi ela, no Nordeste, o orgao de propaganda, de 
entusiasmo e doutrina, trazendo acesa nas suas colunas edi
torials a flama dos principios que orientam a acao renova-
dora do Estado. Entre esses principios, destaca-se o que se 
refere a publicidade, por ter a Constituigao de 10 de novem-
bro definido o conceito de imprensa. 

"Preceitua a carta outorgada pelo chefe do Governo Na-
cional: — "A imprensa exerce uma funcao de carater publi
co; nenhum jornal pode recusar a insercao de comunicados 
do governo, nas dimensoes taxadas em lei". Eis ai: a im
prensa, na estrutura do novo regime, e um orgao do Estado, 
e o seu exercicio sera regulado por lei especial dentro dos 
dispositivos constitucionais. 

"Nem a imprensa, que e uma grande forca social, pode-
ria ficar a margem de um regime que Integra e coordena 
todas as energias nacionais. O conceito de autoridade do-
mina todos os setores de nossa organizacao politica. Nao e 
autoridade no sentido pessoal ou de grupo, mas autoridade 
no sentido de disciplina, de obediencia a acao normativa do 
Estado, as razoes de ordem e subordinacao dos interesses 
particulares as conveniencias e necessidades publicas. 

"A imprensa e o radio sao hoje os motores da opiniao. 
Em um segundo, a opiniao pode ser esclarecida, modifican-
do o seu julgamento sobre um determinado fato, como, em 
igual tempo, pode ser exaltada, assumindo atitudes de revol-
ta e condenagao injusta. O bem e o mal estao, dest'arte, 
polarizados entre a rotativa e o radio. Uma palavra se im-
prime e irradia hoje com a velocidade da luz. Por isto, a 
propaganda deve ser fungao do Estado, porque, sem ela, nao 
ha visibilidade nem orienta^ao. 

"A Folha da Manha, com a sua edicao das 16 horas, rea-
liza uma iniciativa ousada e patriotica. Edicao de 100 reis, 
formato leve, expedita em informacoes e notas vivas de dou
trina, sera acessivel a todas as classes, principalmente as 
proletarias e desafortunadas, aquelas cujos salarios nao Ihes 
permitam o luxo de um jornal matutino, com 16 pap^inas, 
carregadas de cronicas, romances e noticias estrangeiras. O 
jornal e informagao e o livro conhecimento, diz George 
buhamel, em sua recente "Defense des lettres". Pretender 
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t ransformar o jornal em livro e "um sortilegio de publici-
dade". A edigao das 16 horas da Folha da Manha sera exclu-
sivamente do acontecimento do dia, mas do dia nacional, 
do dia brasileiro nas cidades e seus suburbios, no campo e 
suas aldeias. Louvo-lhe o arrojo, a coragem de perder no 
preco do papel para ganhar o maior numero de leitores. 
Louvo-lhe a emocao e a inteligencia da propaganda ao servi-
50 do Estado Novo, que e o Brasil tomando o dominio de si 
mesmo e pensando no proprio dest ino". 

Jornal ligeiro, seguiu existencia normal , inserindo, nas 
suas oito paginas, "Notas e Curiosidades"; "Microfone", cro-
nica de Picilone; "A rua", por M. ou M. L . ; "Fora de for
ma", a cargo de O. R . ; "Calendario"; "Sociedade"; "O que 
o povo ve na rua" ; "Religiao"; "Cartaz"; "Desportos"; "Car-
naval" (restrito a epoca); reportagens, servigo telegrafico e 
noticiario geral . Colaboragao esparsa, assinava-a Nilo Pe-
reira, Frei Lucas, Barbosa Lima Sobrinho, padre Batista Ca-
bral, dr. Lins e Silva e outros . Duran te a lgum tempo, o 
medico Ageu Magalhaes firmou, diar iamente, a segao "Con-
selhos de Higiene". Num mesmo dia, a 11 de maio, ocorre-
r am duas edigoes, que proporcionaram minucioso servigo 
telegrafico em torno do assalto dos integral istas ao Palacio 
da Guanabara , no Rio de Jane i ro . 

Comegou em julho a segao "Vida passada", ligeira bio-
grafia de personalidades extintas, f irmada por Lio, depois 
Celio Meira, o mesmo Joao da Noite de out ra serie de croni-
cas . Mais colaboradores iam surgindo, esporadicamente, a 
sal ientar: Heitor Muniz, Mario Sete, Lopes da Silva, Dio-
clecio D. Duar te e Mario Melo, autor de "A historia em pe-
quenas doses". A primeira pagina ostentava, vez por outra , 
charges do i lustrador Carlos Amorim. 

Saiu com 24 paginas o numero de 24 de fevereii'o de 
1939, da ta do primeiro aniversario. Uma nota laconica, n a 
pagina principal, concluiu expressando agradecimentos "a 
todos OS que tem concorrido para a sua vitoria rapida e in6-
dita no periodismo local, merce da tecnica de que se reveste 
a sua confecgao e a caracteristica de ser u m jornal ampla-
mente infox'mativo e para ser lido por todas as classes". 

Agamenon Magalhaes dedicou a da ta o seu art igo da 
terceira pagina, abaixo t ranscr i to: 

"A edigao vespertina da Folha foi o jornal que eu fiz 
desde o primeiro numero . A cor do papel, o formato peque-
no, a disposigao da mater ia , a paginagao, tudo escolhi com 
o melhor gosto. Um jornal para o povo, a tostao, leve, infor-
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mativo e que circulasse em todos os recantos da cidade, a 
comegar pelos subiirbios. Jornal so de fatos e coisas brasi-
leiras, jornal de propaganda do Estado Novo. Jornal em que 
eu pudesse todos os dias conversar com a minha gente, es-
crever para todas as classes, trocar ideias sobre os proble-
mas do governo, dizer o que pensava e o que devia fazer, 
explicar e ouvir tudo. 

"£ esse jornal que hoje festeja o seu primeiro ano de 
circulagao e de sucesso. O povo chama-o "a folhinha", "o 
lore" — o "lore" e o bonde de segunda classe, o reboque de 
100 reis, onde se viaja de pes descalgos ou de sapatos, de 
mangas de camisa ou colarinho, como se queira. Ha pou-
cos dias, dizia-me um amigo que a "folhinha" era uma pra-
ga de gafanhotos voando pela cidade todas as tardes. 

"Eu nao tinha duvidas da vitoria de um jornal assim. 
O Recife tinha uma imprensa de luxo. Grandes matutinos, 
como nao ha, no tocante ao aparelhamento tecnico, em ou-
tras capitals do Brasil, caros, a 300 reis, inacessiveis a po-
pulagao de baixos salaries, como a do nosso Estado. Matu
tinos sem circulagao e lidos por tres ou quatro mil leitores 
numa capital de 500 mil habitantes. Nao ha exagero em 
dizer que os matutinos sao lidos, apenas, aos domingos. 

"Um jornal vespertino, como a Folha, so podia ser re-
cebido da forma por que o foi, isto e, com fome de publici-
dade. Depois, o seu objetivo nao e comercial. A "folhinha", 
conquanto informativa, e, por excelencia, um pregao de dou-
trina. Doutrina do Estado Novo, que e uma atitude diante 
do conflito das culturas. O operario, o soldado, o homem 
de negocio, o estudante, as mogas e senhoras da alta e da 
media sociedade, as massas, enfim, e as elites precisam, nes-
ta hora de curiosidade e inquietagao, de alguem que Ihes 
diga onde esta a verdade. A verdade dentro do Brasil e nao 
a que nos mandam em cartazes, boletins, livros e outros 
meios de propaganda, os Messias de Alem-mar. 

"Quern abrir um dos matutinos do Recife tern noticia 
de tudo o que se passa fora das nossas fronteiras, desde os 
menores incidentes do conflito sino-japones ate as ultimas 
greves na Franga. Do Brasil e que pouco se le ou se inda-
ga. Eis porque o jornalismo faz parte do meu programa 
de governo. Todos os dias reservo alguns minutos do expe-
diente para escrever e conversar sobre os problemas nacio-
nais. Escrever e conversar em estilo e forma que todos com-
preendam". 
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Logo mais, a 22 de maio, a chamada Folhinha passou 
a ser vendida, avulsamente, a 200 reis. 

Na primeira edigao de Janeiro de 1940 dizia Agamenon 
Magalhaes, sob o ti tulo "Bons Anos": " . . . Como, diante das 
belezas do amor, da paz, da caridade, e da justiga, a inda 
h a quern t enha paixoes homicidas ou desejos de destruigao?" 
E concluiu: "Sejam no primeiro dia do ano novo os nossos 
votos £ a nossa resolugao: nao concorrer, por atos ou omissao, 
para aumen ta r a afligao dos outros, e fazer tudo para que 
nao desesperem os que tem ainda esperanga de encontrar a 
paz na justiga dos homens" . 

Nesse ano de 1940, alem da nota redacional na data do 
segundo aniversario, onde se afirmou que a Folha a t ingia 
" t i ragens desconhecidas na imprensa do Norte", escreveu o 
redator-secretario Cleofas de Oliveira (C. de O . ) , na sua co-
luna de tipo italico: "Criamos, na "folhinha", um sistema 
proprio de paginagao, devassamos os suburbios, divulgando-
Ihes as aspiragoes; langamos os arranjos fotograficos que 
proporcionam graga e curiosidade aos leitores. A tradigao, 
OS fatos e os tipos populares do Recife desfilam nas reporta-
gens leves e vivas, que consti tuem sempre o ponto de con-
vergencia da atengao publica. A "folhinha" conse^rva, assim, 
OS seus tragos fundamentals , a que a orientagao doutrina-
ria do chefe do governo, cuja colaboragao diaria e um pro-
grama, serve de rumo sem vacilagoes". 

O vespertino tornou-se famoso, realmente, em face da 
divulgagao dos artigos do Interventor Agamenon, lidos por 
gregos e troianos, comentados aqui e ali, t an to elogiados, 
quanto criticados, devido a sua l inguagem, ora doutrinaria, 
ora conselheira, ora agressiva, nao Ihe importando ferir 
quando se tornava precise, ainda que desagradasse aos tra-
balhadores ou aos poderosos das finangas. A 16 de margo, 
escrevia ele, por exemplo, sob o ti tulo "Uma so moral" : 

" Ja passou o tempo em que o Estado era indiferente ou 
t inha medo de intervir no seu interesse e no interesse da 
comunidade social. O Estado e hoje poder de verdade. Poder 
que a tua e se defende. Poder que enfrenta os grupos finan-
ceiros, as fraudes, as combinagoes de interesses pessoais, as 
influencias jun to aos juizes, o assalto, enfim, sempre pre-
parado na sombra contra o Tesouro e a Nagao. Ninguem 
se iluda sobre is to". 

Quatro dias depois, criticava os que se langavam "con
t r a o Estado, sob a forma simulada das demandas judicia-
rias, procurando obter largas indenizagoes por fatos ocorri-
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dos na Revolugao de 1930, quando a ordem legal ou juridica 
estava subvertida". 

No artigo do dia 25, sob o titulo "O Porco", dizia: "Anda 
por ai tanto porco fugando as portas dos bancos, as escadas 
do Pretorio, as areas do Tesouro Publico, a nave dos templos, 
OS anfiteatros das academias! Onde houver um tapete fura-
do ou uma alfaia velha, o porco leva um pedago. Onde nao 
houver vigilancia nem policia, o porco e rei" . 

Agamenon Magalhaes abordava os mais diferentes as-
suntos, empregando titulos assim: "Fim do mocambo", 
"Cooperativismo", "Sacudindo a poeira", "RuralizaQao", 
"Trilhos", "Tuberculose", "O direito das minorias", "Econo
mia e cultura", "O Estado", "O contra", "As ruinas", "A 
verdade", "Mandioca", "Nacionalismo e Ordem", "Os reta-
Ihistas", "As administragoes municipals", "Algodao", "A opi-
niao e a autoridade", "Consumo", "Carne", "Pernambuco e 
o mar", "Fibras, fios e tecidos", "A moda", "Navios", "Mu-
nicipalismo", "Escola de Arte Culinaria", "Brinquedos", "Con
tra a especulacao", "Como fazer economia", "A crise e os 
pregos", "Enxada", "Cooperativismo", "A carta do Atlanti-
co", "Previdencia social", "Economia e Finangas do Estado", 
"A Caridade", etc. 

Do artigo de 1 de fevereiro de 1941, "Confianga e Tra-
balho", constou o topico: "As primeiras chuvas estao se 
anunciando. Quero dizer ao caboclo nordestino que nao te-
nha medo. Plante algodao, plante milho, plante mandioca, 
plante feijao. Onde houver uma iniciativa de trabalho, uma 
riqueza a defender, ai estara o Estado Novo, cujo regime e 
de autoridade, organizagao e disciplina da vida nacional". 

Na data do terceiro aniversario (edigao de 24 paginas), 
salientava: "Um governo que nao escreve, nao fala, nao ouve, 
nem age, e um governo que nao se fara entender. fi um 
surdo-mudo. Um governo, tambem, sem programa, nao e 
governo. Um homem de Estado tem de ser um homem pre-
sente. Estar em toda par te . Em toda parte, para dizer o 
que pensa. Como vai agir. Para resolver os problemas. Se 
nao for assim nao realizara nada, porque Ihe faltarao o am-
biente, a repercussao, a colaboragao, a flamula coletiva, a 
opiniao, a oportunidade, o exito, enfim". 

A 26 de margo, articulava S. Ex^: "Uma das formas de 
distribuigao de riqueza e, pois, a construgao de casas. Forma 
economica e social. Economia, porque o capital invertido 
nas construgoes tem seguranga e rendimento. Social, por-



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 4 0 1 

que e um dinheiro que se distribui por muitos . Um dinhei-
ro que da frutos e sombra, como as arvores". 

Chegado 1942, constou do artigo "Pirataria", de 20 de 
fevereiro, a proposito das dificuldades da navegagao marit i-
ma, criadas pela grande guerra: "As mercadorias brasilei-
ras nao ficarao nos portos. Temos que armar os nossos na-
vios mercantes . Temos que enfrentar a pira tar ia . Temos 
que defender a produgao nacional contra qualquer forma 
de confisco. Essa deve ser a nossa decisao". 

A edigao de aniversario, quatro dias apos, reuniu 40 pa-
ginas, apresentando colaboragao especial de Americo Palha, 
Luis Pinto, Lisias A. Rodrigues e de autores estrangeiros, alem 
das seqoes do costume e expressiva publicidade comercial. A 
1° de agosto subia para 300 reis o prego do exemplar, e a 
1*̂  de dezembro comegou a Folhinha a imprimir-se em papel 
branco, "em virtude do retardamento do embarque de papel 
verde encomendado no estrangeiro". 

Em 1943, a 24 de fevereiro, assim concluiu o artigo re-
dacional da edigao de 36 paginas entao dada a publico: "A 
Folha da Manha, nesse lustro de suas atividades e cansei-
ras, sente-se feliz em proclamar que, fiel a seu programa, 
jamais podera compreender que o jornalismo deixe de ser 
orientagao e disciplina, compreensao e agao, energia e des-
prendimento a servigo das grandes causas de cuja vitoria 
dependera a estabilidade da propria vida nacional, cujo des
t ine temos o dever de preservar das desfiguragoes e das insi-
dias . Essa, a nossa grande tarefa". 

Continuando a fornecer artigos e mais artigos, so inter-
rompidos quando viajava ao Rio de Janeiro, abordou Agame-
non Magalhaes, a 6 de margo, o tema "Carnaval", dissertan-
do: "O divertimento e tambem uma forma de disciplina. O 
Carnaval tern a sua ordem, a sua miisica, o seu ritmo. Um 
povo que se diverte e um povo que tem energias, reservas 
de tolerancia e saude moral" . 

No dia 20, voltava-se contra os "Latifundios improdu-
tivos": "O escravocrata so se rendeu diante da Aboligao. O 
latifundiario so se rendera diante da reforma agraria, que 
e inevitavel e nao t a rda ra" . 

O ano de 1944 levou a Folha vespertina (igualmente a 
matu t ina) a desenvolver intensa campanha contra o t rus t 
dos Diarios e Radios Associados, atraves de editorials e art i
gos de Agamenon e de Mario Melo. Por sua vez, Mario Sete 
difundia cronicas de carater historico. Principiou no mes 
de julho a insergao das estorias em quadrinhos sob o t i tulo 
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"Falsarios", de Gil Brandao, seguindo-se "Bonifacio, o er-
rado", por Divito, a qual se sucederam mui tas ou t ras . 

Cleofas de Oliveira foi substituido, na secretaria da re-
dagao, a 28 de agosto, por Israel Fonseca. A se^ao "Cinema-
Radio-Teatro", ao atingir 1945, ocupava pagina inteira, en-
contrando-se a cargo de Antonio Maria a mater ia do setor 
radiofonico. Haroldo Praga dirigia a pagina de desportos, 
firmando a cronica cotidiana int i tulada "G61". Desenhos e 
charges, em geral, estavam a cargo de N. V. (Norberto Vale). 

Desde 22 de fevereiro de 1945, deixaram de aparecer os 
apreciados comentos de Agamenon Magalhaes, que embar-
cara rumo a capital do pais, a fim de assumir a pasta da 
Just ica . 

Transcorrido, no dia 24, o 7° aniversario da vespertina, 
escreveu a redagao, dois dias depois: "Foi precise fazer fila, 
nos principais pontes de venda de jornais da cidade", para 
adquirir exemplares da edigao comemorativa. Ubirajara 
Mendes veio a assinar interessantes reportagens. Ocorriam 
artigos de Israel Fonseca, Flora Machman, padre Batista 
Cabral, e tc . 

Feria-se a campanha para as eleigoes presidenciais, en-
t rando a Folhinha a polemizar com os jornais das Oposigoes 
Coligadas. 

Tendo deixado o Jornal Pequeno, por motivos politicos, 
Mario Melo instalou sua secao de comentarios "Ontem, hoje 
e amanha" , a 16 de junho, na edigao vespertina da Folha da 
Manha, onde, segundo escreveu, passou a tocar seu "realejo". 

Sairam edigoes extraordinarias por ocasiao da chegada, 
do "front" europeu, das forgas expedicionarias brasileiras, 
assim como no dia da assinatura do armisticio e nout ras 
datas de grandes acontecimentos. 

Ao iniciar-se 1946, a vendagem avulsa subiu para CrS 
0,40; a 21 de abril, para CrS 0,50 e, a 20 de agosto, para 
CrS 0,60. 

Voltando ao artigo diario, escreveu Agamenon Magalhaes 
a 10 de Janeiro, sob o titulo "A Vitoria": "Muitos aconteci
mentos ocorreram, no ano de 1945, a part i r de margo ate a 
eleigao de 2 de dezembro, periodo em que deixei a Interven-
toria de Pernambuco para exercer a pasta da Justiga, inter-
rompendo a minha conversa diaria com os leitores da Folha 
da Manha. Muita agua turva correu debaixo das pontes do 
Recife, enquanto o tumulto das paixoes sacudia o nosso Es-
tado e o pais, atingindo a crise politica lances dramaticos. 
Os acontecimentos foram tao agudos e recentes que dispen-
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sam detalhes, sucedendo-se os fatos com uma forga e uma 
evidencia que surpreendiam os homens de um e de outro 
lado. Fim de regime, todas as surpresas e contradigoes de-
viam ser esperadas". 

Dois dias apos, protestava um artigo redacional contra 
a suspensao, pelo Interventor Jose Neves, da leitura, atraves 
do Radio Clube de Pernambuco, dos artigos de Agamenon 
Magalhaes, sob a alegagao de tratar-se de materia politica, 
uma vez que a referida empresa radiofonica tinha passado 
a propriedade do governo. A 17, saia do Expediente o nome 
do redator-secretario Israel Fonseca, cargo em que foi subs-
tituido por Luis Beltrao. 

No mes seguinte, numa edigao de 32 paginas, a primei-
ra das quais em duplo formato (como ja acontecera a 24 
de fevereiro de 1945), lia-se, ao lado do cliche, corpo inteiro, 
de um vendedor de jornais: "No nosso 8° aniversario, as nos-
sas homenagens aos valentes gazeteiros, que continuam, 
chova ou faga sol, pulando daqui e dali, a gritar, com o pul-
mao cheio: Folha! Olha a Folhinha!" 

Do editorial a respeito da data, vale destacar: "Jorna-
lismo e oficio que nao pode ser exercido sem emogao. Nao 
e fungao para se ganhar dinheiro nem para ninguem se ins-
talar, regiamente, na vida. fi sacrificio. E desprendimento. 
Nas horas mais longas do "batente", o verdadeiro jornalista 
nao reclama — sente-se bem na defesa de uma nova causa 
e, como o velho Colbert diante de sua mesa cheia de pap6is, 
il se frotte les mains, de satisfagao". 

A par de insistente campanha em prol da candidatura 
Barbosa Lima Sobrinho ao governo de Pernambuco, em que 
se incluiam as verrinosas "Cartas Abertas", assinadas por 
Chato (como se ocultava Gomes Maranhao, com seu es-
tilo brejeiro), divulgava a vespertina, em 1946, cronicas 
"De Paris para voce", de Vicente do Rego Monteiro, e repor-
tagens de Vanildo Bezerra Cavalcanti. Nesse ano findou, 
definitivamente, a colaboragao assinada por Agamenon Ma
galhaes . 

Novo impulse intelectual veio a tomar a Folhinha a par-
tir de meados de 1947, com Perminio Asfora firmando arti
gos e a segao "Jornais em quadrinhos"; Hermilo Borba Filho 
escrevendo a cronica teatral intitulada "Fora de Cena"; Per-
sivo Cunha na autoria de "Cartas as maes" e Luis Beltrao 
assinando "Aconteceu na Camara". Mario Libanio, que dei-
xara o corpo redacional no segundo ano de atividades, volta-
va com artigos de colaboragao, alternando com Orlando Mo-



4 0 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

rais, Ozias Burgos, J . Queiroz, Noely Correia de Melo, etc. 
De outubro a novembro vigorou o inqueri to popular: 

"Quern esta certo no caso do petroleo — Horta ou Juarez?" . 
Joao Duar te Filho redigia "Politica pelo Aereo", const i tuida 
de artigos enviados do Rio de Jane i ro . Valdemar de Oli-
veira divulgava o "Comentario do ar", cronica t ambem irra-
diada . Melhorou a secao redacional "Comentarios", insta-
lada no alto da terceira pagina, e a segao de Desportos ad-
mitiu novo cronista: Paulo Barre to . Vinda do Diario da 
Noite, surgiu, em 1948, a "Historia amena de u m a campa-
nha" , de Andrade Lima Filho, o qual, a lgum tempo depois, 
se " transfer iu" para a "Esquina da Lafaiete". Geraldo Sea-
bra assinava reportagens. 

A proposito da morosidade da apuragao das eleigoes de 
outubro de 1947, Mario Melo entrou a veicular, desde 3 de 
fevereiro, ao pe da sua cronica "Ontem, hoje e a m a n h a " , 
uma quadra satirica, para o que mobilizou os poetas da 
cidade. No dia 21 saiu a seguinte, de autor, como sempre, 
anonimo: 

"Seja a pedra mole ou dura, 
Uma broca de aco a fura. 
Mas as eleigoes de outubro 
O Tribunal nao a p u r a " . 

Na edicao de aniversario, o 9°, reduzida para 16 pagi-
nas (1), escreveu o editorialista, referindo-se a Agamenon 
Magalhaes: " . . . e o cerebro e o coragao desta folha. Dele 
tambem a palavra de comando, o conselho dos rumos a se-
guir, o estimulo para as lutas e para a vitoria". 

Nova elevagao de preco ocorreu a 1° de maio: CrS 0,80 
o exemplar. Luis Beltrao iniciou a segao "Em dia com o 
povo", colocada no alto da ul t ima coluna da terceira pagina. 
Outras surgiram, no decorrer do segundo semestre do ano, 
tais como: "Brasileiro, Alerta!", por Sarah Marques; "Con
t ra a mao", de Gondin da Fonseca; "A politica — de frente 
e de perfil", redacional; ao passo que se desenvolvia bastan-
te a "A Folha no Radio", a cargo de Jose Edison de Oliveira, 
s ignatario da cronica "Boa tarde, ouvintes!" . Out ra cronica 
t inha a ass inatura de Silvio (como se ocultava Luis Mara-
n h a o ) . Rogaciano Leite apresentava boas reportagens. Cola-

(1) Desde entao, as edigoes de aniversario foram inexpressivas. 
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boragao, ainda, de Arnaldo Duarte, Clelio Lemos, Aldo Vilas 
Boas, Antonio Vieira de Melo e Flora Machman, que adotou 
o titulo "Chuva miuda", de cronicas ecleticas. 

Declarando-se, a 14 de fevereiro de 1949, "o mais com-
pleto jornal da cidade", passou a sair com doze paginas, em 
vez das oito costumeiras. Tres delas foram dedicadas aos 
desportos e uma encheu-se de historias em quadrinhos. Ao 
tempo, ocorriam artigos em defesa do Governador Barbosa 
Lima Sobrinho, alvo de intensa campanha movida por jor-
nais do Recife e do Rio de Janeiro. Comegou a 23 de margo 
a reprodugao da cronica diaria da edigao matutina "Deva-
gar e Sempre", de Silvino Lopes, o qual substituiu Luis Bel-
trao nas funcoes de redator-secretario. 

No mes de julho (voltou a utilizar papel verde), prin-
cipiou a publicagao, em forma de livro, para recortar e en-
cadernar, do romance inedito "De que morreu Joao Feital?", 
de Lucilo Varejao, "sob o patrocinio" da Loteria do Estado. 
Seguiu-se, em identicas condigoes, a 14 de novembro, o inti-
tulado "Quando os mortos mandam", de Silvino Lopes, num 
total de 114 paginas para recorte. Reinaldo Camara encar-
regava-se do comentario redacional "Com a boca no mundo_ '̂. 
Apareciam artigos de Viriato Correia e Raul Pila (transcri-
goes autorizadas), de M. da Nobrega, Bianor da Hora e Clo-
domir Leite, enquanto Rui escrevia a serie "O brasileiro e 
assim", em duas colunas, no fim da terceira pagina. Teve 
inicio a 10 de outubro a insercao do livro "Roosevelt e os 
russos — A conferencia de Yalta", de Edward R. Stettinius, 
traduzida por fidison Santos, seguindo-se-lhe a sensacional 
serie de reportagens "Como foi preso Luis Carlos Prestes". 
Ja em Janeiro de 1950 vinham as "Memorias do meu mari-
do", por Eleanor Roosevelt, tudo "sob o patrocinio" da Lo
teria do Estado, que ainda patrocinava a pagina de curiosi-
dades e historias em quadrinhos". 

No comego de 1950 criou-se o programa "Folha da Manha 
informa", difundido atraves das ondas do Radio Clube de 
Pernambuco, com as ultimas noticias mundiais e locals. A 
partir de 16 de margo, Edgar Bezerra Leite assinou "O co
mentario do dia", "cronica diaria sobre materia politica, so
cial, economica ou administrativa". No mes seguinte, preci-
samente no dia 17, uma nota redacional anunciava o "enri-
quecimento" da parte intelectual da Folha vespertina, me-
diante a aquisigao de novos redatores e colaboradores. Ai 
apareceu Reinaldo Camara pela primeira vez com o proprio 
nome, assinando cronicas literarias, ao mesmo tempo que 
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Newton Farias criava "Pensamento de Pernambuco", que 
contou com a colaboragao de Nilo Pereira, Socrates Times 
de Carvalho, Willy Lewin, Barbosa Lima Sobrinho, Carlos 
Rios, Telga de Araujo, Aristoteles Soares, Nelson Fir mo, J . 
Bezerra de Lima, etc . Permaneciam as segoes de Silvino 
Lopes, Andrade Lima Filho e Hermilo Borba Filho. ^Na par
te desportiva destacavam-se comentarios de Agate (Helio 
Tavares de Melo), Nilson Sabino Pinho, Joca de Lima Fer-
reira, Sinaleiro, Airton S. Rosa e Miss Tricoline (pseudoni-
mo de Maria Emilia Galvao), sob o comando geral de Renato 
Silva. 

Novas reportagens sensacionais eram publicadas, inclu
sive "Fabian — detetive da Scotland Yard"; "As memorias 
do duque de Windsor" e "A Democracia na America Lati-
na", por Ciro Alegria, ainda "sob o patrocinio" da Loteria 
do Estado. Geraldo Seabra publicava "Rio, 1950". Surgiram, 
em agosto, as "Vinhetas Urbanas" e Gustavo Corcao man-
dava comentarios sob o titulo geral, ja conhecido: "Brasilei-
ro, Alerta!". As "Notas Mundanas" achavam-se a cargo de 
Aladin (Craveiro Leite) . Ocorriam artigos politicos, nova-
mente, de Gomes Maranhao, ao passo que aparecia, de quan-
do em quando, a pagina "Flagrantes Mundiais" . 

Empenhava-se a Folhinha na campanha para a eleva-
Qao de Agamenon Magalhaes ao cargo de governador do 
Estado, o que se efetivou nas eleigoes de 3 de outubro . No 
dia da posse — 1 de fevereiro de 1951 — foi a edigao vesper-
t ina dedicada ao novo chefe do Executive, mas o paginador 
se esqueceu de colocar na 1^ pagina o cabegalho e a da t a . 

Havendo falecido Silvino Lopes, assumiu Carlos Luis de 
Andrade a secretaria, na qual pouco demorou, sendo subs-
t i tuido por Edmundo de Morals. Mais colaboradores bissex-
tos: Carlos Moreira, Antonio Franca, Alcides Siqueira, Josi-
mar Moreira de Melo, Jaime de Santiago, Airon Rios, J . A. 
Barreto Guimaraes, Eduardo Rocha, Joani ta Borel Macha-
do, L. do Nascimento, e tc . 

Prosseguiu, em 1952, a boa marcha do orgao vespertine, 
que desenvolveu bas tante a segao "Radio e Cinema", assim 
como a "Ronda Cinematografica", esta a cargo de Paulo Fer
nando Craveiro. "Salvo melhor juizo. . . " era o ti tulo do co-
mentar io de Gilberto Osorio de Andrade . Diferentes nomes 
colaboravam em "Pensamento nosso e alheio". Via-se, n a 
s6tima pagina, movimentada segao feminina. Da tritima 
Hora, do Rio de Janeiro, era reproduzida a mater ia int i tu-
lada "A vida como ela e", consti tuida de descrigoes reman-
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ceadas de fatos policiais, da autoria de Nelson Rodrigues. 
Mozir Sampaio assinava reportagens locals. O numero avul-
so passara a ser vendido a Cr$ 1. 

Iniciou-se a 4 de fevereiro a divulgacao do romance "As 
noivas do pecado", de Aloisio Castelar. Vieram, a seguir, os 
"Crimes que abalaram o Rio", em quadrinhos. Excelentes 
cronicas de Marques Rebelo eram transcr i tas . No mes de 
junho comecava Aristofanes da Trindade as "Coisas do Arco 
da Velha", cronica satirica. Instalava-se no alto da terceira 
pagina o titulo "Policia quase sempre", de notas redacionais. 
E veio tambem a "Camara Lenta", de Renata Cardoso (tra-
vesti de Alexandrino Rocha) . 

Tendo faltado o papel verde, o vespertino voltou a ser 
impresso, em agosto, em papel branco, utilizando t inta sepia, 
depois verde e, por fim, preta . 

No mes em referenda ocorreu o falecimento de Aga-
menon Magalhaes, orientador das Folhas, merecendo o fato 
grande cobertura, numa promogao de sucessivas homena-
gens a memoria do governador pernambucano. 

1953 foi um ano sem novidades para a vespertina, que 
entrou numa suave decadencia, sobretudo financeira. Ao 
iniciar-se 1954, ja nao se viam, senao raramente, artigos de 
colaboragao em suas paginas, onde permaneceu, sem nenhu-
ma interrupgao desde que iniciada, a seqao de Mario Melo: 
"Ontem, hoje e amanha" . Como curiosidade, apareceu a 
reportagem romanceada "A vida do coronel Jose Abilio" (2), 
autoria do academico Waldir Bitu. O redator Luis Beltrao 
divulgava cronicas sobre temas nauticos, usando o pseudo-
nimo Marinheiro, alem de comentarios diferentes, com o 
travesti Gilberto Helio, comum a outros elementos da 
redagao. 

Sob o titulo "16 anos de atividade" lia-se na edigao 
de 24 de fevereiro, expressiva nota redacional, a destacar o 
topico: "Combativo e ligado a linha politica de um estadista 
do porte de Agamenon Magalhaes, a Folha da Manha co-
mandou e ativou memoraveis campanhas, em que sobres-
sairam o interesse de Pernambuco e os altos destinos da 
nacionalidade, sagrando-se, pela justeza da causa e pelo apoio 
publico, em retumbantes vitorias, que guarda como um pa-
trimonio moral indestrutivel e inviolavel. Permanecendo fiel 
as diretrizes daquele saudoso homem publico, prossegue, in-

(2) Posteriormente, a materia em aprego foi reunida em livro. 



4 0 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

variavel, na sua tarefa de servir a Pernambuco e ao seu 
povo". 

O novo redator Amaro Alexandrine da Rocha, que tam-
bem assinava cronicas socials feito Valerio, comandou, as 
qulntas-felras, interessante pagina de Arte e Literatura, cons-
tituida de notas blograficas sob a epigrafe "Um nome por 
semana", notlciario literario e trabalhos, em prosa e verso, 
assinados por Valmir Maranhao, Felix de Ataide, Carlos Pena 
Filho, Abdias Cabral de Moura, Joao Cabral de Melo, Clovis 
Melo, Ladislau de Sousa, Evaldo Cabral de Melo, Tiago de 
Melo, Francisco Bandeira de Melo, Olimpio Bonald Neto e 
outros. 

Ao findar o ano, continuava a Folhinha bastante noti-
ciosa, mantendo o costumeiro servico telegrafico, comentarios 
redacionais na terceira pagina, inclusive a secao "Politica 
quase sempre"; historietas em quadrinhos e curiosidades sob 
o patrocinio de Fratelli Vita; cronicas cinematograficas de 
Duarte Neto e Celso Marconi; notas sobre musica, por Ar
mando Cunha, e duas paginas de futebol, as vezes t res . 

Era o seguinte o corpo redacional da Folha da Manha 
vespertina a 31 de dezembro de 1954: Diretor — Paulo Ger-
mano Magalhaes; redator-secretario — Edmundo Rodrigues 
de Morals; comentaristas — Reinaldo Camara e Luis Bel-
trao; outros redatores — Aristofanes Renan da Trindade, 
Danilo de Freitas Lins, Guerra de Holanda e Amaro Alexan-
drino da Rocha. Redatores e colaboradores da secao despor-
tiva: Renato Silva, Jose Maria Garcia, Jose Luis de Moura, 
Jason Borges, Antonio Vieira de Luna e Danilo Fragoso 
(turf). Revisores: Felix Francisco Peixe, Cromwell Leal, Nel
son Jose Ribeiro e Jarbas Machado. Reporter fotografico 
— Jose Gomes Monteiro. Gerente e pessoal de publicidade 
e escritorio — os mesmos da edigao matu t ina (3) (Bib. 
Piib. E s t . ) . 

1944 

DIARIO OFICIAL — Publicagao do Governo do Estado, 
substituiu, a part ir de 29 de agosto de 1944, o Diario do 
Estado. 

(3) A publicagao prosseguiu em 1955, para morrer em 1959. 
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A mudanga do titulo, consoante aviso assinado pelo di-
retor da empresa, foi devida ao decreto-lei n° 1032, da In-
terventoria, datado do dia 28, "de acordo com a resolugao 
aprovada na primeira reuniao dos diretores das Imprensas 
Oficiais do pais, realizada no Distrito Federal". 

Nenhuma alteragao, de qualquer outro carater, ocorreu 
na vida do orgao oficial, que manteve o formato tabloide 
de 31 X 23, dividida a materia em "Diario do Poder Execu-
tivo", "do Judiciario" e "do Legislativo", este ultimo apenas 
durante o periodo de sessoes da Assembleia Estadual. 

Permaneceu o regime de assinaturas aos funcionarios 
publicos do Estado, mediante o desconto, em folha, de Cr$ 2 
mensais. A repartigao achava-se instalada a rua da Con
cordia (onde ainda esta), ali incluida, igualmente, uma segao 
de obras avulsas (1). 

O Diario Oficial teve como diretores (2): Orlando Vieira, 
ate 6 de novembro de 1945; Gaspar Guimaraes, ate 12 Ide 
fevereiro de 1946; Cleofas Nilo de Oliveira, ate 30 de junho 
de 1947, voltando a 23 de fevereiro de 1948 para continuar 
indefinidamente, tendo atuado, no respectivo interregno, 
Solon Socrates Cabral de Moura, respondendo pelo expedien-
te, e Antonio Galvao Cavalcanti, em carater interino. 

A revisao do jornal, pelos anos a fora, esteve a cargo de 
Otacilio Machado, Jose Cristiano de Albuquerque Melo, Vito-
rino Trindade, Gibraldo de Moura Coelho, Jose Umberto de 
Mesquita Campos, Teonas Guilherme Bandeira, Jose Cabral 
da Rocha, Aluisio Barbosa da Silva, Jose Moreira Temporal, 
Afonso Sampaio de Lucena, Fernando Griz Fulco, Gilberto 
Vasconcelos, Paulo Amazonas, Jose Mario Andrade, Helcio 
Cesar de Andrade, Valdir Suassuna, Luis Vasconcelos, Valdeci 
da Silva Marques, Jamesson Jose de Araujo, Adroaldo Car
los Maux da Silva, Euclides Ramos Ferreira, Jose Maria de 
Lima Paraiso, Vicente de Matos Noblat, Everaldo Lopes Fer
reira e Hermano Lucena, alguns dos quais com atuagao pas-
sageira e os quatro ultimos servindo ainda em dezembro de 
1954 (3). Como administrador da oficina figurou Manuel 
Rodrigues da Fonseca ate 6 de junho de 1949, seguindo-se-
Ihe Jose Basilio da Silva (Bib. Pub. Est .) . 

(1) A Imprensa Oficial tomou-se, depois, igualmente, editora de livros, 
tendo dado a divulgagao importantes obras. 

(2) A diregao do jornal era a mesma da repartigao. 

(3) A publicagao prosseguiu em 1955 e continua ininterrupta. 
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INDICADOR COMERCIAL — orgao diario de informa-
goes confidenciais, mimeografado, comegou a circular a 2 
de abril de 1945, em formato de 30 x 22, sob a diregao de Jose 
da Purificacao Correia de Melo. Redagao a rua do Impera-
dor n° 221,' 2*' andar. 

Publicagao especializada, inseria cotagao oficial de ge-
neros, pregoes da Bolsa de Valores, movimento do Porto, 
cambio, manifestos de importagao e exportagao, e tc . 

Ate 1950 a capa era impressa tipograficamente, passan-
do entao a ser datilografada, iniciando-se a materia logo 
abaixo do t i tulo. Variavel, o numero de paginas, chegando 
a atingir 54, conforme os altos e baixos do movimento comer-
cial e maritico. Nao Ihe foltavam anuncios, principalmente 
de agendas de vapores. 

Circulava nos dias uteis, ininterruptamente, custando 
Cr$ 120 a assinatura mensal . Sairam, ate 31 de dezembro 
de 1954, ano XI, 2319 edicoes (1) (Bib. Piib. Est. e cole^. do 
Editor) (8) 

DIARIO DA NOITE — Um jornal do Nordeste a servl§o 
do povo — Entrou em circulagao a 13 de maio de 1946, obe-
decendo ao formato de 58 x 42, a oito colunas de composi-
gao. Propriedade da Empresa Jornal do Commercio S. A., 
sob a diregao de Francisco Pessoa de Queiroz; redator-secre-
tario — Esmaragdo Marroquim; gerente — Alcides Lopes; 
chefe de publicidade — Luis Filipe Vieira. Redagao e ofi-
cina a rua do Imperador n^ 346. Tabela de assinaturas: ano 
— CrS 120; semestre — CrS 65. 

Constou do editorial "Rumo", abrindo a primeira pagi
nal "Apresentando-se ao publico de Pernambuco e do Nor
deste, o Diario da Noite tem a certeza, talvez paradoxal na 
aparencia, de poder oferecer-lhe, em seu primeiro numero, 
nao um artigo de programa, porem as credenciais, muito 
mais expressivas, de uma tradigao. Com efeito, fundado e 
orientado pela empresa que fundou e orienta o Jornal do 
Commercio, este vespertino pode valer-se do prestigio que 
conquistou, palmo a palmo, na consciencia do povo, aquele 
outro orgao, dado que vem servir aos mesmos ideals e expres-
sar o mesmo espirito. O cuidado que um revela na ampli-

(1) Continuou em 1955, e ainda hoje se publica. 
(2) A colegao da Biblioteca do Estado esta incompleta, comegando 

do n° 95, de 3-9-1945. 
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tude e na variedade das informagoes e na exatidao e na jus-
tiga dos comentarios, vai ser revelado tambem pelo outro". 

"Livre de quaisquer compromissos com entidades, gru-
pos ou forgas de qualquer natureza, movido pelo empenho 
de contar sem subterfugios, alteragoes ou preconceitos, o que 
se passa, o Diario da Noite obteve os servigos informativos de 
algumas das agendas mais poderosas e prestigiadas do mun-
do inteiro, assim como o concurso de varias das penas jorna-
listicas mais acreditadas no pais. Variado, leve e incisivo, 
sem quebra da moderagao de juizos e da isengao de animo, 
destina-se, efetivamente, ao povo, convencido de que e grate 
ao povo escutar vozes serenas e imparciais — desde que im-
parcialidade nao signifique indiferenga entre o certo e o er-
rado, entre o bem e o mal ou que serenidade nao signifique 
ausencia de energia para a defesa das causas elevadas. E sua 
mais alta e forte aspiracao e a de concorrer, como Ihe seja 
possivel, inclusive facilitando a formagao e a manifestagao 
de justos juizos coletivos, para a solugao dos problemas que 
tocam a vida do povo e do pais". 

Estreando com oito paginas, teve aparecimento festivo, 
sendo a Duplex acionada pelo prefeito Pelopidas Silveira, ao 
iniciar a tiragem da primeira edigao, alem do compareci-
mento ao ato de outras pessoas de destaque. Houve discursos 
e Champanha. 

Ostentou feigao moderna, impresso em preto, com dese-
nho encarnado, de uma coluna, representando um relogio, 
cujos ponteiros marcavam 3 horas e, abaixo, moeda de Cr$ 0,50 
(o custo do numero avulso) . Bastante movimentado, inse-
riu materia variada, a salientar, na primeira pagina, em co
luna dupla, uma "Conversa com os companheiros distantes", 
de Waldemar Lopes. Na segunda vinham as segoes "Momen-
to Internacional", "Cartas do Povo", "Policia"; reportagens, 
telegramas de Ultima Hora e a charge "A bola do dia". 

Mais importante foi a terceira pagina, com artigos reda-
cionais, a segao "Politica e isto mesmo", so constituida de 
telegramas; artigo internacional assinado; "copy rights" da 
"A. F . P . " ; "As aventuras de Mickey"; fotografia no alto; 
artigo de Raquel de Queiroz e a cronica "Boa Tarde", de 
Silvio Rabelo, que escreveu, inicialmente: 

"Aqui, caro leitor, o "Boa tarde" nao e apenas uma sau-
dacao — o toque de chapeu ou o aperto de mao numa curva 
de rua. Mas o pretexto para dois dedos de prosa, como nos 
tempos do velho Recife de vida barata, de transporte facil 
e cheio de vagares . . . " . E advertiu: "Nao prometo muito. 
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Prometo-te apenas c lamar contigo. E sofrer por ti e por 
mim" . 

Nas paginas seguintes, outras segoes: "Artes e Art is tas", 
incluindo Teatro, Musica, Radio e Cinema, redigida, princi-
palmente, por Valdemar de Oliveira; "O Diario Social"; 
"Chuva de pedras", de anedotas; "Boletim Literario", por 
O. F . J . (Otavio de Freitas Jun io r ) ; "Vida Espiri ta", sob a 
responsabilidade de D . F . (Djalma Montenegro de F a r i a s ) ; 
"Boletim Religioso", a cargo de R. P . (frei Romeu Perea) ; 
"Notas da Consti tuinte", e u m a pagina de Desportos, a car
go de Antonio Almeida. Eram outros redatores: Luis Tei-
xeira (sub-secretario), Jorge Abrantes, Silvio de Macedo (por 
pouco tempo) , Jose Bandeira Costa, Antonio Cipriano Neto, 
Jose M. Dias da Silva e Socrates Times de Carvalho. Revi-
soras — Eunice Lopes, Jand i ra Loureiro de Sousa, Perolina 
dos Santos Pereira e Isabel Ferre i ra . 

Logo no segundo numero, como "oportunidade aos lei-
tores", o Diario da Noite abriu um credito de Cr$ 100 pa ra 
oferecer ao autor da charge que representasse a melhor "bola" 
do mes, dentre as que fossem enviadas a redagao. Mais duas 
segoes foram iniciadas: "Uma historia por dia", ao pe da 
quar t a pagina, assinada por autores diferentes, e a cronica 
"Ate amanha" , de Rubem Braga, cujo primeiro topico escla-
receu: 

"Aqui se acompanhara , dia a dia, as coisas do mundo , 
e sobre alas se dira coisas tristes ou nao — e se dira u m 
pouco depressa, porque as coisas correm e o homem esta 
ficando velho". Concluiu assim: " . . . que fique neste pream-
bulo o nome de Deus e esperemos que estas cronicas nao se-
jam as piores coisas feitas no Brasil em Seu nome . Dito o 
que, a te a m a n h a " . 

Mais secoes surgiram com o correr dos dias, a lgumas 
delas de pouca duracao, tais como, n a pagina desportiva: 
"Na l inha media", por Luis Aiala (travesti de Luis de An-
drade) ; "Vida dos Esportes", de Everardo Lopes; "Esporte-
Vida", por Jose Lins do Rego; cronica de Almlrelio (pseudo-
nimo de Socrates Times de Carvalho) , e "Comenta" , a cargo 
de A. Almeida. Ainda em maio, a 31, comegou o comen-
tario da terceira pagina "Grifo 8", de Silvino Lopes, versan-
do sobre temas gerais, em l inguagem pitoresca. 

Varios escritores, alem de Raquel de Queiroz, foram 
chamados a assinar, revezando-se, o art igo da terceira pagi
na, quase sempre de l i teratura , a saber: Joaquim Cardoso, 
Jose Pessoa de Morals, Luiz Delgado, Lucia Miguel Pereira, 
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Olivio Montenegro, Gilberto Freyre, Mario Sete, Carlos Dru-
mond de Andrade, Otavio Tarquinio de Sousa, Paulo Ronai, 
Osorio Borba, Giro dos Anjos, Andrade Lima Filho, Mario 
Melo, Jose Gonde, Murilo Marroquim, Aderbal Ju rema , S6-
crates Times de Garvalho, Getulio Cesar, e tc . 

A par t i r de 1 de julho, escreveu Lucilo Varejao a croni-
ca ligeira "Fogo de m o n t u r o " . No dia seguinte comegaram 
OS "Postals de viagem", enviados, do Exterior, pelo comen-
dador Ja ime Ferreira dos Santos, ao passo que no meado do 
mes ocorria a primeira colaboragao humorist ica, dlaria, do 
Barao de Hara re (pseudonimo de Aparicio Aporeli), que se 
prolongou meses a fora. O prego da vendagem avulsa subiu, 
a 20 de agosto, para CrS 0,60. 

Verificado o afas tamento de Silvio Rabelo, que alegou 
tarefas mais pesadas, mais serias, dizendo ter-lhe sido " u m a 
agradavel experiencia" a " temporada de jornalismo", assu-
miu Silvino Lopes, a 12 de setembro, a responsabilidade do 
"Boa Tarde" . 

Foram criadas, em outubro, as segoes de historias dese-
nhadas , em quadrinhos: "Bonifacio, o errado", de Divito, e 
"O Comendador Ventura por dentro e por fora", alem das 
duas ja existentes, entre elas "Uma familia encrencada" . 
Nesse mes comegou o vespertino a imprimir a primeira pa-
gina em preto e vermelho e, no dia 29, a empresa fez insta-
lar, no alto do ediflcio, uma sirena, para anunciar , como 
ainda acontece, a saida do Diario da Noite. O servigo tele-
grafico, na segunda pagina, passou a ter a epigrafe "O que 
vai pelo mundo" , fornecido pela Associated Press, In te rna-
cional News Service e Overseas News Agency, fora o noti-
ciario nacional . 

A segao "Artes e Artistas", alem de W . , vinha sendo 
redigida, nos seus diferentes setores, por Bandeira Duar te , 
Luis Teixeira, Luis Vieira e Jose Edison, enquanto o "Bole-
t im Literario" passou a ter a ass inatura de Raul Lima. 

Proporcionando edigao de 20 paginas, em dois cadernos, 
solenizou o vespertino. a 13 de maio de 1947, seu primeiro 
aniversario (1), lendo-se no editorial comemorativo: "Diaria-
mente , por doze meses a fio, as melhores cronicas, os mais 
interessantes artigos, os mais sensacionais despachos foram 

(1) " . . . u m jornal leve, ameno, as vezes brincalhao, mas que nao 
se afasta da linha de imparcialidade e de objetividade que herdou" (Jor-
naJ do Commercio, 13-5-1947). 
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oferecidos aos nossos leitores. In t roduziu t ambem esse ves-
pertino os mais modernos processes de reportagem, dando 
preferencia aquelas que procuram focalizar os assuntos mais 
ligados as necessidades e aos problemas do povo. Atraves 
dessas reportagens, os mais importantes assuntos locals — 
como OS referentes a assistencia social, abastecimento, pro-
dugao, servigos publicos, t ransportes — foram ventilados por 
u m corpo habil de reporteres. Nesse setor, tao movimentado 
e vivo do jornalismo, mui ta coisa revelou, criticou ou ret i-
ficou o Diario da Noite, n u m esforgo sincere pela justiga e 
pela verdade". 

Em meio a materia, sempre diversa, da primeira pagina, 
surgiam reportagens assinadas por Severino Barbosa, Fer-
nandes de Barros, Edison Regis, Edmar Morel e Eurilo Duar-
te, que assumiu a fungao de sub-secretarie, tendo Andrade 
Lima Filho iniciado, em setembro, a cronica politica diaria 
"Historia amena de u m a c a m p a n h a " (2) . Na pagina des-
portiva instalara-se a cronica "Gaveta de Sapateire", de 
Manuel Breda. A 27 de outubre vieram as "Car tas n a mesa", 
serie de artigos de James F . Byrnes, contendo revelagoes em 
torno de acentecimentes internacionais, come as Cenferen-
cias de Yalta, Potsdam e outras , citagoes exatas dos estadis-
t as Churchill , Roosevelt, Molotov, e tc . 

Ae iniciar-se 1948, logo na primeira edigao, inseriu gran-
de manchete , declarande vitoriesa a sua campanha pela 
extingao dos jogos de azar no Estado, gragas as medidas 
drasticas empreendidas pelo chefe de policia Alarico Bezerra 
Cavalcanti . 

No mes de fevereiro, Andrade Lima Filho mudou a epi-
grafe de suas cronicas para "Movietone Politico". J a a folha 
vinha publicando a segao de assuntos radiofonicos "Audito-
rio", precedida de nota assinada por Carlo Pousada . A 1° de 
male subiu para CrS 0,80 o prego do exemplar, adotada a 
seguinte tabela para assinantes: ano — Cr$ 220; semestre 
— Cr$ 120. Deis dias apos, era o reporter Romildo Caval
cant i agredido fisicamente (3), no interior de u m a repart i -

(2) Das cronicas veiculadas, o Autor selecionou 64, enfeixando-as em 
livro, sob o mesmo titulo, que foi publicado em fins de 1948, dividido em 
duas partes: "Esplendor e miseria da Ccligagao Pernambucana" e "Histo
ria amena de uma campanha", terminando com o comentario "In memo-
ri(am". 

(3) Devido a sua coragem intelectual, que o levava a divulgar, 
com a responsabilidade da propria assinatura, certos fatos escabrosos, Ro
mildo Cavalcanti sofreu outras agressoes, inclusive dos proprietSrios de 
taxis da Avenida Rio Branco, que o ameagaram de morte, caso §le pros-
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gao de policia, por investigadoi^es agastados com a divulga-
gao de violencias por eles p ra t icadas . 

Ainda no mes de maio, dia 19, comegou a publicagao de 
"O diario de Goebbels". Dada a intensidade da mate r ia des-
portiva, ocorriam oito paginas as segundas-f eiras . Antonio 
Paraguassu (meio pseudonimo de Antonio Freire) , assinava 
repor tagens politicas, vindo a aparecer em agosto os " Ins-
t an taneos da Cidade", por Luis (Xavier) Torres, e, logo mais, 
a secao de reclamagoes "E preciso acabar com isso", assina-
da por J. Comegou em outubro a estoria em quadr inhos 
"Aventuras de Mut t & Jeff". 

O jornal de duas cores entrou a polemizar com a Folha 
da Manha, cr i t icando atividades politicas do ex-Interventor 
Agamenon Magalhaes. Assim e que, em veemente art igo de 
25 de Janeiro de 1949, int i tulado "De Ferrabras a Papangu" , 
salientou o editorialista que o povo pernambucano nao t i nha 
sorte: havia ficado livre da "primorosa l i t e ra tura do sr. Aga
menon, cujo estilo alguem comparava aos efeitos da prisao 
de vent re . . . " Agora, la vem de novo prisao de ven t re" . Esta-
va "dando com os burros n ' a g u a . Acabou-se aquele tempi-
nho do anuncio compulsorio". . . "O clima do Papangu e a 
confusao, o seu ambiente e a agua t u rva" . 

"Mas — acentuou — o Estado se encontra quieto; o 
Governador Barbosa Lima Sobrinho pacificou a politica lo
cal" e isso "faz mal ao di tador . Ele t em fome na barriga, 
mas o que esta falando mais alto e a sua ambigao de baru-
Iho. . . e de m a n d o " . E concluiu: "O diabo e que o Fer rabras 
de outrora e simplesmente, agora, um inofensivo papangu, 
a l imentado a angu e x e r e m . . . " 

No dia seguinte, o a taque teve como t ema a Cooperativa 
dos Usineiros, cuja administragao era duramen te cri t icada 
pela Folha da Manha. 

A pagina desportiva foi entregue a novo redator: Harol-
do Praga, que escrevia "O pelotaco do dia". Outro comen-
tar i s ta era Sentinela, revezando-se com Aladin (Alfredo Cra-
veiro Leite) , au tor de "Aladin e sua l ampada" . 

Os colaboradores, em .parte, substi tuiam-se, surgindo 
novos nomes, a saber: Arnaldo Rebelo e Alfredo Medeiros, 

seguisse na campanha contra o aumento do prego das corridas, fato acon-
tecido no dia 28 de maio de 1953. No ano seguinte, a 16 de agosto, o 
destemido reporter foi agredido, novamente, por agentes de policia, no 
recinto da Delegacia Auxliar, sendo outra vez ameagado de morte . 
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em "Artes e Artistas"; Samuel Soares, ligeira corresponden-
cia do Rio de Janeiro; Flora Ferraz Veloso; Josimar Moreira 
de Melo e Alberto Campelo, reportagens (4); Ivonildo de 
Sousa, Flora Machman, Joel Silveira, Ledo Ivo, R. Magalhaes 
Junior, Paulino de Andrade, Jonas Ferreira Lima, Isnar de 
Moura e Jose Gomes de Sa, artigos da terceira pagina; Al 
Neto, o da segao "Nos bastidores do mundo"; Luis Bezerra 
Torres, correspondencias-reportagens de Caruaru; Altamiro 
Cunha, autor da cronica mundana, iniciada a 7 de julho, 
que depois teve a epigrafe definitiva "Os dias da Cidade", e 
Socrates Times de Carvalho, criador do comentario "Olha a 
direita" e cronista desportivo. 

Iniciava-se, a epoca, o rodape, em quatro colunas, de 
quadrinhos de episodios humoristicos, sob o titulo "Acacio", 
fornecido pela "Press Alliance". Ja no fim do ano, liam-se 
reportagens de Nicolau Abrantes, Carlos Luis de Andrade e 
Lurdes Cisneiros, enquanto era criada a segao "Homem da 
rua", cronica, em tipo italico, de Edmar Morel; e Jose Wam-
berto mandava, do Rio de Janeiro, o "Carroussel do Parla-
mento". 

O vespertino dava, entao, raras edigoes de seis paginas; 
algumas de dez, inclusive duas de materia desportiva, mas 
em geral saia com oito, a ultima das quais contendo litera-
tura ou reportagens sensacionais ilustradas. 

Comegou a 3 de Janeiro de 1950 a segao "Mote & Glosa", 
em seis colunas, ao pe da segunda pagina, assinada por J. 
S. (Jorge Abrantes dos Santos) e dedicada "ao comentario 
do dia-a-dia politico de Pernambuco, a base, especialmente, 
do noticiario dos demais jornais". Outra segao, aparecida em 
abril, foi "Imprensa a varejo", com as iniciais A. P . No 
"Auditorio", Ubirajara Mendes assinava "Roteiro", alem de 
reportagens da primeira pagina. Brenand (Jorge) e H. (He-
ronides) Silva eram novos comentaristas. Na pagina espe-
cializada, Marilena (pseudonimo de Aldemir Angelica de 
Sousa Duarte) escrevia o "Rondo esportivo", seguida, depois, 
por Pinto Lopes, com os "Fragmentos desportivos". 

Fernando Mendonga iniciou, em maio, colaboragao na 
terceira pagina, alternando com outros nomes ja menciona-

(4) Sob o titulo geral "A mascara e a face da terceira cidade do 
Brasil", Alberto Campelo responsabilizara-se por uma serie de reporta
gens que fez epoca no Recife, abordando temas como "Agiotagem", "Mere-
tricio e ladroagem", "Miseria humana", "Barbaridade", "Agonia dos am-
bulantes", "O drama da vida", "A millcia da fome" e tantas mais. 
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dos; seguiu-se, no mes de agosto, Andrea Santiago (5), com 
u m a serie de artigos de critica literaria, envolvendo nomes 
das letras indigenas, o que causou sensagao nos circulos inte-
lectuais, sobretudo devido ao sigilo sempre mant ido em tor-
no do pseudonimo, debaixo do qual se escondia Silvino Lopes. 

Alem da segao "Politica e isso mesmo", divulgada desde 
OS primeiros dias, onde se comentavam os eventos politicos 
do momento, com certa verve, incluindo indiscregoes (Luis 
Cisneiros foi um dos seus redatores) , criou-se outra, em agos
to de 1950, de feitio identico, sob o ti tulo "Cortando pano", 
assinada, a lguns dias, por Tesourinha dos Anjos. Divulga-
ram-se producoes de Kilma Valenga, ao passo que Aderbal 
J u r e m a adotava o "Paralelo 38" . 

Achava-se em plena efervescencia a luta politica visando 
as eleigoes federals e estaduais de 3 de ou tubro . Meia pagina 
do vespertino foi contra tada , du ran te um mes, para divulgar 
a propaganda do Part ido Social Trabalhista , a cargo de Mau-
ritonio Meira, Clodomir Morals e Edgar Bezerra Leite, a prol 
das candidaturas Cristiano Machado e Agamenon Magalhaes, 
para presidente da Repiiblica e governador de Pernambuco, 
respectivamente. Desde uma semana antes, out ra meia pagina, 
sob a epigrafe "Socialismo e Liberdade", responsabilidade do 
Part ido Socialista Brasileiro, propagava a candida tura pre-
sidencial de Joao Mangabeira . 

Depois do pleito, um "pau de sebo" (desenho de Zuleno 
Pessoa, diar iamente modificado) indicava a posicao dos can
didates governamentais Agamenon e Joao Cleofas de Olivei-
ra, segundo a apuracao dos votos conferidos a cada u m . 

Precedendo o noticiario, o "Diario Social" instalou, a 
par t i r de 13 de novembro, u m a cronica elegante de Yves 
(pseudonimo de Gilberto Osorio de Andrade) . Do dia 29 em 
diante, Dias da Silva adotou, por pouco mais de um mes, a 
segao "Pegando a deixa", quando das ferias do autor de 
"Mote & Glosa". 

Surgiram, no principio de 1951, novos nomes na repor-
tagem, a saber: Jose do Patrocinio Oliveira, Heraldo de Oli-
veira Mota, Geraldo Seabra, Julio Amaral e Bernardo Lude* 
mir, vindo mais ta rde Julio Barbosa e Floriano Ivo Jun ior . 

Yves encetou, em fevereiro, um cer tame de poesia, a fim 
de conhecer o autor do melhor soneto com a chave: "Geiras 

(5) Sete anos decorrldos, Paulino de Andrade divulgaria sensacionais 
artigos de critica literaria, na mesma 3* pagina, usando o pseudonimo 
Andre Santiago, do mesmo modo posto em sigilo. 
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ferteis de amor florescendo desejos". Dos 149 inscritos e 
divulgados, obteve a primeira colocacao o poeta Austro Cos
ta (6) . 

Publicou-se a 14 de marco o derradeiro "Boa Tarde" de 
Silvino Lopes, que morreu dois dias apos, uma perda, con-
forme o Diario da Noite, irreparavel. A coluna nao teve so-
lugao de continuidade, as^umindo-a Jorge Atarantes (7), en-
carregado, desde a primeira hora, do artigo e sueltos das 
duas primeiras colunas da terceira pagina, alem de firmar 
reportagens esporadicas. 

Nesse ano, o preco do exemplar subiu, a 1° de maio, para 
CrS 1, enquanto as assinaturas anual e semestral eram ele-
vadas, a 24 de novembro, para CrS 250 e C r | 130, respecti-
vamente. Ainda no decorrer de maio, o vespertine divulgou 
artigos de Mario Pessoa, iniciou a publicagao de "Os arqui-
vos secretos da Scotland Yard", e Dias da Silva, alem da 
produgao de reportagens, estabeleceu a segao "Tribunal da 
Opiniao Publica", nao diaria, mas constante pelo tempo a 
fora, igualmente as secoes "Olha a direita", "Movietone", 
novamente "Aladin e sua lampada", criando-se outras, no fim 
do ano, como "Salao de Beleza", por Claudete; "O Conto 
policial" e mais historias em quadrinhos. 

Novos colaboradores foram introduzidos na terceira pa
gina, a partir de 1952: Glaucio Veiga, M. da Nobrega, Duar-
te Neto, Paulino de Andrade, Artur Malheiros, Vandenkolk 
Vanderlei e Antonio Bezerra de Carvalho. A 1 de abril saiu 
o ultimo "Mote & Glosa". Nas paginas de desportos, onde 
se sucediam comentaristas e reporteres, subiram a tona Nel
son Pinto, perpetrando o "Canto de pagina", Paulo Barreto 
e Jorge Costa. Ja no fim do ano, a 6 de novembro, t inha 
inicio, as quintas-feiras, a pagina Cspecializada "Arte", ilus-
trada, sob a diregao da pintora Ladjane Bandeira de Lira. 

Yves encerrou suas cronicas mundanas a 15 de novem
bro, sucedendo-o Paulo Antonio (pseudonimo de Eurilo 

(6) O julgamento foi efetuado em solenidade do dia 3 de junho de 
1951, no auditorio do Radio Jomal do Commercio, sendo declamados e 
irradiados, nao so o soneto vencedor, mas tambem nove outros selecio-
nados para a escolha. 

(7) No seu primeiro "Boa Tarde", a 20 de margo, Jorge focalizou 
a personalidade de Silvino Lopes, dizendo que ele mant inha diferentes 
segoes "na imprensa pernambucana, nelas trocando em miudo o seu ta-
lento e o seu humor, como ha mais de 40 anos vinha fazendo, incansa-
velmente e por uma forma que o consagrou entre os maiores homens de 
imprensa de Pernambuco de todos os tempos" . 
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Duar te) , este, por sua vez, substituido, a 5 de maio de 1953, 
por Carlos Frederico (como se ocultava Zilde de Enock Ma-
l anhao ) , que as redigiu ate 7 de dezembro de 1954. 

Em Janeiro de 1953, Jorge Abrantes ainda se deu ao 
trabalho de abrir a segao "Arruar", de notas ligeiras, basea-
das em artigos e noticias da imprensa local; mas teve curta 
duracao. Jose do Patrocinio Oliveira empreendeu a enquete 
"O que fui, o que sou, o que fago", a qual responderam nu-
merosos escritores e jornalistas. Retornaram as segoes 
"Chuva de pedras" (anedotas), a cargo de Eunicio Campelo, 
reporter maritimo e arquivista, e "A bola do dia", charge^ 
de Luis Teixeira, novamente na fungao de redator-secretario. 

Socrates Times de Carvalho passou a oferecer "O prato 
do dia", apresentando o desenho do titulo um prato de arame 
farpado. Vieram a ser divulgadas produgoes de Nilo Pereira, 
Pinto Ferreira e Jose Guimaraes Sobrinho; reportagens de 
Luis G. Uchoa e Guerra de Holanda. Materia sempre va-
r iada. Comegou a 12 de agosto uma pagina de Literatura, 
as quartas-feiras, sOb a diregao de Carlos Moreira, autor da 
cronica de abertura, inserindo produgoes de Gilberto Freyre, 
Olivio Montenegro e Otavio de Freitas Junior; entrevistas 
com intelectuais; poesias de Carlos Pena Filho, Joaquim 
Cardoso, Cecilia Meireles e outros bardos. 

No referido mes o Diario da Noite abrigou duas polemi-
cas: entre o maestro Vicente Fitipaldi e o padre Jaime Diniz, 
este pelo Jornal do Commercio, em torno de agsuntos musi
cals; e entre os colunistas Jorge Abrantes e Luis Beltrao, 
redator da Folha da Manha, a proposito da escolha da dele-
gagao de Pernambuco ao V Congresso Nacional de Jornalis
tas Profissionais. 

Teve a mais intensa repercussao, a epoca, o processO 
militar movido pelo auditor Juarez Vieira da Cunha contra 
o jornalista Dias da Silva, motivado pela reportagem por este 
assinada, no Diario da Noite de 31 de julho, a respeito do 
" tarado da Sapucaia", em que se encarnava um policial. 
Ameagado de prisao o reporter e chamado a depor, mereceu 
o processo t amanha repulsa que findou sendo anulado, me-
diante mandado de seguranga concedido pelo Tribunal de 
Justiga e impetrado pelo desembargador Jose Neveg, presi-
dente da Ordem dos Advogados em Pernambuco (8) . 

(8) Num gesto de impressionante solidariedade da classe, todos os 
jornalistas militantes do Recife assinaram uma carta dirigida ao auditor 
Juarez (consta do Diario da Noite de 31-8-1953), declarando reafirmar e 
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Ainda em agosto, dia 25, iniciava-se uma serie de repor-
tagens sob o titulo "Frei Damiao — o missionario das selvas", 
de autor ia de Luis Cristovao dos Santos, servida de fotogra-
fias por Wellinton Bastos. Comegou a 20 de outubro a divul-
gaqao do romance historico "A luta dos Pereiras e Carvalhos", 
de Ulisses Lins, depots enfeixado em livro. Mais colabora-
dores: Paulo Fernando Craveiro e Antonio Franca , artigos 
da 3^ pagina; F . Escobar Filho, sob o t i tulo geral "Correio 
do Nordeste"; Luis Torres, Mauritonio Meira, Rogaciano Lei-
te, Clodomir Morals, Alexandrine da Rocha, Everardo da 
Fonseca Vasconcelos, Oscar Gurgel Tosta da Silva e Osvalter 
de Andrade, todos firmando reportagens; Bai'bosa Filho, Ste-
lio Goncalves e Pedro de Assis Rocha, comentar is tas despor-
tivos, o ult imo especializado em hipismo. 

Andrade Lima Filho mudou, em abril de 1954, a epigra-
fe de suas cronicas para "O amigo da onca", assim definida 
por ele: "Um pouco de sarca^mo por fora e mui to de amar-
gura por den t ro" . Foram suspensas dois meses apos e, com 
um "Movietone", a 6 de junho, encerrou sua colaboracao. 

Atingidos oito anos de circulagao no dia 13 de maio, 
lia-se no editorial comemorativo, sob o t i tulo "Um jornal do 
Nordeste a servigo do povo": "Somos um jornal do povo. Qual-
quer um pode vir pelas nossas colunas, fazendo a s^a queixa 
fundada, dando a sua opiniao sobre assuntos serios, man i -
festando u m a opiniao politica, denunciando u m a falta ou 
defendendo-se de u m a acusagao. Somos u m jornal de todas 
as classes: dcgde o usineiro ate o operario. Todos leem o 
Diario da Noite. Temos mater ia para todos: desde a me-
Ihor l i teratura ate o noticiario simples dos faits divers, pas-
sando pelas cr6nicas diarias, pelo comentar io redacional, pelo 
noticiario serio ou pitoresco da vida politica, pelo registo 
das atividadcs desportivas e radiofonicas". "E neste mo-
mento, em que se aproxima u m a das periodicas lu tas poli-
ticas que costumam movimentar o nosso Estado e dar vita-
lidade a nossa democracia, queremos repetir que o Diario da 
Noite, do mesmo modo que o Jornal do Commercio, nao es-
tando submetidos a n e n h u m part ido, estao a disposigao da-
queles que descjarem servir-se de suas colunas, para a divul-
gagao de suas campanhas , em absoluta igualdade de condi-
goes". 

endossar a reportagem de Dias da Silva, que tinha sido interpretada, 
erroneamente, como ofensiva aos brios militares. 
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Nao circulou no dia 24, acompanhando o protesto da 
imprensa brasileii'a pelo assasslnio do jornalista carioca 
Nestor Moreira. E comentou na edicao subsequente: "O 
que desejamos, e o que o povo brasileiro deseja, e que, depois 
dessas 48 horas de silencio, nao se venha a dizer: — "E a 
vida cont inua". A vida nao pode continuar como esta". 

"O martirio de Nestor Moreira simboliza o martirio de 
todo um povo desgovernado. E nao e sem mais nem menos 
que esse claro foi feito nas fileiras da imprensa. fi que a 
imprensa esta na linha de frente de uma dura batalha pela 
defesa dos interesses do povo, dos direitos da Nacao, da se-
guranca e hon^:a do regime. O povo e a opiniao publica. 
Mas a imprensa e a vanguarda do povo e da opiniao publi
ca. Quando se t r ama contra a democracia, ela e que leva 
OS primeiros golpes. A primeira coisa que se faz, num regi
me discricionario, e calar a Imprensa, quando nao se pode 
subornar. Um povo sem imprensa livre e um povo mudo. 
Ou melhor, amordacado". 

Apos referir-se a "gigantesca manifestagao popular em 
que se transformou o enterro de Nestor Moreira — um dos 
maiores movimentos de massa a que ja assistiu a capital do 
pais em qualquer tempo" — e de fazer outras consideracoes, 
concluiu: "O Brasil, com efeito, na dlrecao em que vai, cami-
nha para a convulsao social, pelas maos da irresponsabili-
dade, da impunidade, da desorganizacao, da miseria, do cri
me. Que 0 sacrificio de Nestor Moreira nao tenha sido vao 
e promova o governo a reconquista da dignidade do poder e 
a salvacao do pais". 

A 7 de junho de 1954 comegou o Diario da Noite a dar 
uma edicao matut ina , as segundas-feiras, incluindo ampla 
materia desportiva, a principio com seis paginas, depois au-
mentadas para oito, estabilizando-se, meses apos, em doze. 
Enquanto isto, suspendia-se a pagina semanal de Literatura. 
A partir de 16 de agosto, vieram as edicoes de doze paginas 
em outros dias da semana, com melhor desenvolvimento da 
materia geral, novas repcrtagens internacionais, em serie, in
clusive "A vida secreta de Stalin", por Harold Walton; "So-
nhos, Fantasmas e Aparicoes", por Thurston Hopkins, da 
Reuters, e outras, sucessivamente, todas ilustradas; mais 
historias em quadrinhos, entre elas "A familia Fedegoso"; a 
Pagina Infantil, uma vez por semana, com ilustragoes de 
Ladjane, secao, entretanto, que nao durou mais de tres me
ses, dela constando as Aventuras de Flash Gordon, que ocu-
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pavam quase meia pagina, com desenhos coloridos, tendo 
esta ul t ima par te prosseguido. 

No decorrer de setembro, mes que precedeu as eleicoes 
estaduais, o vespertine acolheu, como materia ineditorial, a 
propaganda do candidato, pela segunda vez, a governador, 
Joao Cleofas. A partir do dia 16, diante do "alto custo das 
materias primas utilizadas na confecgao do jornal" e do 
"constante aumento de salarios", passou o exemplar a ser 
vendido a CrS 1,50. Desde 25 de outubro, uma vez por sema-
na, a principio nas sejundas-feiras, toda a primeira pagina 
do segundo caderno era dedicada as atividades da alta socie-
dade, incluindo a cronica "Os dias e as noites" e um "Roteiro 
mundano da cidade", sob a responsabilidade de Altamiro 
Cunha, no segundo caso usando o pseudonimo Robert Randall. 
I lustravam-na fotografias de mulheres elegantes, a cores. Tam-
bem poesia. Tiveram inicio, ao tempo, as "Aventuras de 
Dick no pais dos sonhos", por Neil O'Keeffe e Max Trell, em 
policromia, ocupando mais de meia pagina, as quintas-feiras. 
Passou, em novembro, para "O Principe Valente", de Harold 
R. Foster, no mesmo estilo, enchendo pagina inteira . 

A edigao de 27 de dezembro, em homenagem ao Natal, 
teve a primeira pagina do segundo caderno i lustrada com 
expressiva alegoria da pintora Ladjane, obediente a legenda 
"Gloria a Deus nas al turas! Paz na terra aos homens de 
boa vontade!" 

Inal terada a direcao geral, man t inha o Diario da Noite 
ao encerrar-se 1954, ultima edi^ao a 31 de dezembro, o se-
guinte corpo redacional: Esmaragdo Marroquim — secreta-
rio; Luis Teixeira — sub-secretario; Jorge Abrantes — edito-
rialista e cronista; Socrates Times de Carvalho e Jose Maria 
Dias da Silva — reporteres e comentaristas; Altamiro Cunha 
— cronista mundano; Valdemar de Oliveira (W.) — cronis
ta teatral; Osvalter de Andrade, Romildo Padilha Cavalcanti, 
Jose do Patrocinio Oliveira, Telha de Freitas e Paulo Fer
nando Craveiro — reporteres; Luis Vieira — noticiarista ra-
diofonico; Aristoteles Scares — cronista teatral ; Vicente Fiti-
paldi — cronista musical; Jose de Alencar (Ralph) — cro
nista cinematografico; Antonio Cipriano Neto e Leocadio de 
Morals, t radutores de telegramas; Felix Augusto de Ataide — 
noticiarista; Virginius da Gama e Melo — redator da secao 
"Politica e isso mesmo"; Renato Silva — chefe da reporta-
gem desportiva; Vladimir Maia Calheiros e Paulo Barreto — 
reporteres e cronistas desportivos; Barbosa Filho — autor 
das "Pequenas coisas de um grande futebol"; Pedro de Assis 
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Rocha — redator de "turf"; Antonio Bezerra de Meneses, 
Maria das Neves P . Alves, Eulalia Costa Lopes e Maria Na-
zare dos Santos Pereira — revisores; Carlos Pedrosa — chefe 
da reportagem fotografica; Zuleno Pessoa e Ladjane Bandei-
ra de Lira — desenhistas-ilustradores. 

Nas paginas desportivas, uma das quais i lustrada a co
res, apareciam, esporadicamente, cronicas assinadas por Mar-
celo Ferreira e "O comentario do Rivas". Contavam-se, entre 
OS colaboradores da terct ira pagina, Osorio Borba, Raquel de 
Queiroz, Lucia Miguel Pereira, R. Magalhaes Junior, Joao 
Duarte Dias, Carlos Drumond de Andrade, Flavio Guerra 
("A ronda dos sete dias") , Isnar de Moura, etc. (9) (Bib. 
Pub. Est .) . 

1948 

A LUTA — Surgiu a 19 de Janeiro de 1948, em formate 
de 47 X 32, com oito paginas, publicando-se, inicialmente, 
como semanario, as segundas-feiras. Direcao de Rui Antu-
nes; redator-secretario — Clovis Melo; gerente — Jose Leite 
Filho, funcionando escritorio e redacao a rua Imperial n° 
2026. Preco do exemplar — CrS 0,60^ 

Consoante o artigo de apresentacao, vinha ocupar seu 
lugar na "trincheira democratica", "enfileirar-se ao lado dos 
demais orgaos que se colocaram a servico do povo, de suas 
ideias de democracia e de paz, de suas mais imediatas rei-
vindicacoes, na grande e definitiva batalha que ora se esta 
t ravando contra o grupelho fascista que pretende reduzir 
nossa patr ia em um misero campo de concentracao fran-
quista" . Serviria a "todo o povo, acolhendo suas reclama-
coes e suas denuncias" . 

Bern impressa, inseria materia abundante , sem publici-
dade comercial. Clovis Melo encetou uma serie de reporta-
gens sobre a economia pernambucana . Havia secoes como 
"7 dias do mundo", "7 dias do pais", "A semana da politica 
internacional", "A mulher e seus problemas", por Maria Cla
ra; "Colaboracao dos lei^ores" e "Isto aconteceu". Dentre os 
colaboradores especiais, destacavam-se Pedro Pomar, Moacir 
Werneck Sodre Dalcidio Jurandir , Armando Almada, 

(9) Continuou em 1955 e ainda circula. 



424 LUIZ DO NASCIMENTO 

Astrogildo Pereira, Roberto Morena, Fagundes de Meneses e 
Osvaldino Marques, os dois ultimos assinando poesias, alem 
de outros, da cadeia da Inter Press. 

Circulou regularmente, cada segunda-feira, ate 12 de 
abril. Ocupada, policialmente, a tipografia da Folha do Povo, 
onde era impressa, as ties edigoes seguintes (dias 19, 21 e 
23) foram confeccionadas clandestinamente, em minusculo 
formato de 24 x 16 1 2 , com apenas quatro paginas, para 
divulgar os acontecimentos que envolveram o diario comu-
nista . A edicao de 21 foi, em parte, apreendida pela policia, 
e t ies dias depois era preso, por algumas horas, Clovis Melo, 
quando em servico de reportagem. 

Uma vez desocupada a tipografia, passou A Luta a sair 
diariamente desde o dia 26, ainda abril, quatro paginas, for
mato comum aos dois jornais, no lugar da Folha do Povo, 
que nao voltaria a circular enquanto nao fossem libertados 
OS seus auxiliares presos. Entretanto, a primeira edicao da 
fase diaria teve centenas de exemplares apreendidos e o jor-
nal foi suspense logo apos o quarto numero. 

Expirando o prazo da suspensao, reapareceu A Luta no 
dia 21 de maio, definitivamente feito diario matutino, ja 
agora em substituicao efetiva da Folha do Povo, suspensa, 
pela policia, por seis meses. A redacao localizara-se na rua 
da Detengao n° 175, 1° andar . 

Em artigo a respeito do ressurgimento, o editorialista 
verberou "o novo e mais brutal golpe" do governo contra a 
imprensa democratica, atacando, ao mesmo tempo, "as men-
tirosas reportagens publicadas pelo Diario da Noite, a cerca 
do assalto policial a Folha do Povo". 

No dia seguinte, aludiu aos processos instaurados con
tra o mencionado orgao, que ja eram cinco, neles incluidos 
OS redatores Rui Antunes e Alderico Toribio. 

A partir de 26 de maio, aumentou o formato para 55 x 38, 
mantidos o mesmo padrao intelectual do diario suspenso, o 
mesmo pessoal, as mesmas segoes e as mesmas campanhas 
esquerdistas. Nova segao foi criada a 22 de junho, sob o 
titulo "Jornada sem feitor", subscrita por Isaias Caminha, 
tendo por objetivo informar "o que a imprensa latifundiaria 
e imperialista ganha para nao dizer". Comecando a 8 de 
julho, divulgou, em forma de livro, a obra de Monteiro Lo-
bato "Ze Brasil". 

Outra vez suspensa pela policia, apos tres meses de cir-
culagao ininterrupta, publicou sua edigao de despedida (n° 
103) a 25 de agosto, justamente no dia em que voltava ao 
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formato primitivo e quando anunciou a prisao do seu reda-
tor Joao Silveira, efetuada em service profissional (Bib. 
Pub . E s t . ) . 

O POPULAR — Um jornal para a defesa da Democra-
cia — Substituto d' A Luta (1) e, consequentemente, da 
Folha do Povo, entrou em circulacao, feito diario matut ino, 
a 28 de agosto de 1948, sob a direcao de Clovis Melo, tendo 
como redator-secretario Claudio Tavares. 

Na sua "Definicao de programa", dizia-se o "interprete 
e o defensor audaz das grandes reivindicacoes do nosso po
vo", estando disposto a "lutar por melhores condicoes de 
vida, pela resolucao de problemas inadiaveis, como o da ali-
mentacao, carestia de vida, transportes, saude, educacao, ha-
bitaQao", etc.; "contra o Estatuto Entreguista do petroleo na-
cional a Standard Oil", apoiando a tese do General Horta 
Barbosa, e, por fim, "defender os direitos do homem e as 
garant ias constitucionais do cidadao". 

Identico em tudo aos orgaos que substituia, mantidos o 
preco do exemplar, igual numero de paginas, as mesmas 
secoes e campanhas e a mesma redacao, O Popular noticiou, 
em seu primeiro numero, a libertacao do redator Joao Sil
veira, apos quatro dias de prisao. 

Alem dos colaboradores locals e da Inter Press, outros 
surgiram, assinando artigos doutrinarios ou de critica a admi-
nistracao e ao regime, tais como Alcedo Coutinho, Pedro 
Mota Lima, Osvaldo Peralva, Julio Fucik e Paulo Antunes. 

Na edicao de 14 de setembro, divulgou uma mocao do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife contra os 
processos, por "delito de opiniao", a que respondiam, peran-
te o Juiz, OS jornalistas Rui Antunes e Alderico Toribio, com 
base na Lei de Seguranca Nacional. 

Prosseguiu, ininterruptamente, aumentando de formato 

(1) Comentando a suspensao dlA Luta, escreveu .O Popular, em sua 
cdigao de estreia: "Outra vez — peia quarta vez, alias, — e um orgao da 
imprensa pernambucana impedido de circular livremente, de informar e 
esclarecer ao publico o programa que defende. Outra vez o famoso 
decreto 431, de 18-5-38, elaborado sob a vigencia do Estado Novo, e invo-
cado pelo ministro da Justiga para a arbitraria suspensao de um matu
tino recifense". Pretexto: "a transcric;ao de um artigo do jornalista 
Osvaldo Peralva, publicado em Problemas n." 8, e um editorial intitu-
lado "Politica suicida", dissecando a administragao Dutra nos negocios 
internos e externos". 
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a 25 de setembro e asslm atingindo 27 de novemtaro, quan-
do deu a circulacao seu ultimo numero — o 78°. 

Em artigo de despedida, Clovis Melo anunciou a volta 
da Foiha do Povo "apos seis meses de arbitraria suspensao"; 
dai sair da liga O Popular, fazendo-o "coberto da simpatia 
e solidariedade do proletariado pernambucano". Enumerou 
OS pontos altos das campanhas mantidas, a salientar a defe-
sa da autonomia dos municipios e a luta pela baixa das tari-
fas de onibus, o que deu lugar a um processo contra o arti-
culista", "por ter tomado parte na luta contra a Autoviaria" 
(Bib. Piib. E s t . ) . 

RESENHA FISCAL — Orgao de Divulga§ao Comercial 
e Financeira — Apareceu, em formato de 30 x 22, no dia 3 
de maio de 1949 (sem data os dois primeiros numeros), para 
circular diariamente. Capa impressa tipograficamente, con-
tendo o titulo e o expediente, em papel de cor, mas o texto 
mimeografado. Iniciativa da empresa Servicos Tecnicos Reuni-
dos, funcionou a redacao na rua da Palma n° 295, 4° andar. 
Diretor — Luis Morals dos Santos. Assinatura mensal — 
CrS 40,00. 

Segundo o editorial de apresentacao, vinha preencher 
uma lacuna nas classes produtoras de Pernambuco, "levando 
ao seu alcance o mais completo noticiario telegrafico e epis-
tolar do exterior e do pais, sobre assuntos de seu imediato 
interesse, alem de "minuciosas informacoes sobre os atos 
administrativos, movimento das repartigoes publicas, mani
festos de importacao e exportacao pelo porto do Recife, no-
tas, comentarios, etc.". 

Obedecendo ao enunciado, A Resenha seguiu existencia 
normal a principio e, depois, com lacunas. Ao atingir a 
edicao de 6 de setembro, assumiu a direcao D. Santana, fi-
cando Morals como redator. Estava, porem, no fim. Mais 
alguns dias e publicava-se o n" 98, datado de 19 de setembro, 
que foi o ultimo (Bib. Pub. Es t . ) . 

O DIA — A verdade sempre, doa em quern doer — Dia-
rio vespertino, entrou em circulacao a 2 de Janeiro de 1951, 
com seis paginas, formato grande e boa apresentagao ma
terial. Editado pela Empresa Diario da Manha S. A., teve 
como diretores Mario Pinto de Campos, Edison Regis e Ner-
tan Macedo de Alcantara. Redagao a rua do Imperador n° 
227. Preco do exemplar — CrS 1. 

Sob 0 titulo "Itinerario", lia-se no artigo de abertura: 
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"Observando o que se passa n a imprensa local, concluimos 
quanto e dificil encontrar um jornal que informe o povo 
desprovido de preconceitos ideologicos, economicos ou politi-
cos. Dai surgiu a ideia de lancar na circulacao O Dia, orgao 
livre de qualquer subordinacao a grupos, ideias ou interesses 
que nao estejam exclusiva e hones tamente a servico do bem 
comum" . 

"Nossa razao de ser — prosseguiu — esta no povo, nos 
seus anseios e necessidades, e a sua causa dedicamos todo 
nosso esforco. A priori, nao somos contra nem a favor de 
ninguem, mas so na medida em que o interesse publico for 
respeitado e que respeitaremos os interesses part iculares em 
jogo. Do comportamento de cada um em face dos sagrados 
direitos da coletividade dependera nossa critica ou nosso 
aplauso. Respeitaremos as instituicoes democraticas e por 
elas lutaremos sem reservas, defendendo-as na plenitude e 
pureza dos seus principios contra as investidas de quem quer 
que seja, inclusive dos eventuais detentores do poder. Sem 
ligacoes umbelicais com partidos politicos, estaremos sem-
pre contra ou a favor daqueles que estiverem contra ou a 
favor do Brasil e de sua gente" . 

Noutro topico: "Nossa voz sera a voz do povo que nao 
pode se fazer ouvir na imprensa agri lhoada aos cofres dos 
potentados ou as bambochatas governamentais . Do povo 
que esta sendo consumido pela fome e pela doenca, enquan-
to na penumbra dos gabinetes se concertam negociatas fabu-
losas as custas do seu suor e do seu dinheiro. Este jornal 
nao formulara pautas para acautelar interesses inconfessa-
veis. Seu lema e divulgar a verdade, custe o que custar e 
fira a quem ferir. Porisso mesmo, nosso exito dependera 
principalmente do amparo e estimulo do povo, a cujo servi
ce nos colocamos a part i r de hoje, para ser o seu amigo e 
confidente, o seu espelho e in terpre te" . 

Bem redigido e ilustrado, apresentava-se repleto de ma
teria, consti tuida de reportagens, servico telegrafico, comen-
tarios e noticiario geral, sendo grande espaco destinado a 
vida desportiva da cidade. Segoes movimentadas, com ti tu-
los vistosos, desenhados. 

A pagina de honra, por assim dizer, era a terceira, con-
tendo o pensamento da direcao, atraves de "Notas e Comen-
tar ios" e "Nos bastidores da politica", alem da "Conversa 
de rua", por Mariano Pina (pseudonimo de Laurenio Lins 
de Lima) , e "Em dia com a cidade", ideia confessadamente 
extraida dum jornal sulino, com a intengao de "distrair, de 
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maneira leve, o leitor que vai no seu bonde, onibus ou lota-
cao", com "umas gotinhas causticas para excitar; nada, po-
rem, em demasia"; segao depois substituida por outra iden-
tica: "Tico-Tico no Fuba", assinada pelo Barao de Escada 
(pseudonimo de Nertan Macedo de Alcantara) . 

Inseria na terceira pagina interessante cronica satirica 
de Sir Canario Longfellow Silva (outro travesti de Nertan 
Macedo), de ruidosa repercussao; artigo de colaboragao, va-
riando de escritores, e uma "Camara lenta", constituida de 
fotogravuras de acontecimentos internacionais. A secao 
"Nos bastidores da politica" nao foi alem do terceiro nume-
ro, sendo substituida por "O dia politico". 

Entre os colaboradores contavam-se: Mucio Leao, Osorio 
Borba, Newton Farias, Aderbal Mendonca, Newton de Frei-
tas, Alberto Porto da Silveira, Adauto Pontes, Raquel de Quei-
roz, Wilson Veloso e outros, inclusive diferentes comentaris-
tas estrangeiros, atraves de agenda especializada. 

A fase diaria, entretanto, nao durou mais do que um 
mes, findando com o n° 24, de 30 de Janeiro. 

Meses depois, reapareceu O Dia, n° 20 (1), a 23 de julho, 
sob a direcao de Ranilson de Sa Barreto, para sair as segun-
das-feiras, pela manha, impresso na referida tipografia, de
pois de 28 de outubro de 1952 denominada Grafica Editora 
do Recife S. A. 

Sucinto editorial explicou que a folha estivera suspensa 
"por questoes alheias a vontade dos seus editores", entre elas 
a crise provocada pela falta de papel. Superadas as dificul-
dades, voltava, circulando "pelo menos uma vez por semana", 
para "fazer ouvir uma voz inteiramente independente, sem 
ligacao d£ qualquer natureza com interesses part idarios". 
Era uma fase preparatoria da publicacao diaria, que nao 
demoraria; continuava "palmilhando o mesmo caminho de 
luta, fieis unicamente a verdade". 

Inalterado o prego do numero avulso, so a part ir de 27 
de dezembro de 1953 entrou a cobrar CrS 50 por assinatura 
anual, elevada para CrS 80 a 18 de outubro de 1954, quan-
do o custo do exemplar subiu para CrS 1,50. 

Nao ocorreu qualquer modificacao na primeira pagina, 
pcmprc farta de reportanens ilustradas e notas politicas, dis-
tribuidas sob grandes ti tulos. A terceira acolhia diferentes 

(1) A primeira edigao da segunda fase devia trazer o n° 25. Alem 
disso, ainda repetiu o n" 20, seguindo-se o n° 21, etc. 
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segoes, inclusive as "Notas e Comentarios"; artigos de Au-
gusto Duque e charges. Variava, as vezes, de seis para oito 
paginas, dedicando ora uma, ora duas, aos desportos. De 
tendencia direitista, veio a divulgar, desde 17 de setembro, 
trabalhos assinados pelo lider integralista Plinio Salgado. 
Noticiario ample, nao faltando boa messe de anuncios. 

A publicacao seguiu-se ininterrupta, tendo como redato-
res, entre outros, Mucio Uchoa Cavalcanti, Enilson Sa Bar-
reto, Silvio Pessoa, Rildo Uchoa e Adroaldo Silva Maux, os 
dois liltimos no setor desportivo. Gerente — J . Scares. Em 
meio aos colaboradores contavam-se d. Carlos Coelho, Ger-
cino de Pontes, Aloisio Falcao, Otoniel Marinho Espindola, 
que manteve a segao "Dores da vida"; Joao Domingos, o da 
cronica ligeira "Bom dia, Recife"; padre Publico Calado, 
Adalberto Duque, Vandenkolk Vanderlei, Alfredo Pessoa de 
Lima, B. Franklin, autor do comentario "Para ler no trem", 
e A. Mandacaru Neto, responsavel pela nota politica "Ara-
me farpado", alem dos assiduos artigos do diretor, na pri-
meira pagina. 

Fez a propaganda das candidaturas do General Cordei-
ro de Farias, para Governador do Estado, e de Ranilson de 
Sa Barreto, para deputado estadual, esta ultima sem exito. 

Sem alteragoes substanciais, chegou O Dia ao flm de 
1954 com o n" 201, datado de 27 de dezembro (2) (Bib. Pub. 
E s t . ) . 

A HORA — Diario popular, de quatro paginas, formate 
de 47 X 32, dirigido por Claudio Tavares, tendo como reda-
tor-chefe Paulo Cavalcanti, circulou, unicamente, a 25, 26 e 
27 de setembro de 1951, divulgando materia de doutrinagao 
socialista e propaganda ilustrada dos candidates comunistas 
a deputagao estadual no pleito de 10 de outubro. 

Seu aparecimento teve o objetivo de substituir a Folha 
do Povo, impedida de circular naqueles dias, quando era 
mais intensa a campanha eleitoral. Foi impresso nas ofi-
cinas da Folha da Manha (Arq. da F. do P . ) . 

CORREIO DO POVO — Matutino de orientagao traba-
Ihista, surgiu na arena do publicismo, precedido de intensa 
propaganda, no dia 5 de agosto de 1954, as principals pagi
nas em cores, no formato de 58 x 42. Propriedade da "Gra-

(2) Prosseguiu em 1955, nao indo muito adiante . 
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fica Correio do Povo Ltda.", tinha como diretor-presidente 
Antonio Barros de Carvalho; diretor-superintendente — Ed
gar Bezerra Leite; gerente eomercial — Adauto Barreto. A 
equipe do "batente" ficou assim constituida: diretor — Jo-
simar Moreira de Melo; diretor de redagao — Carlos Luis de 
Andrade; secretario — Paulo Antunes; sub-secretario — Mu-
cio Borges da Fonseca; sub-secretario de oficina — Luis 
Garcez; redatores — Newton Farias e Jaime Campos; repor-
teres — Alberto Campelo, Antonio Luis Lins de Barros, Jose 
Americo de Lima, Ronildo Maia Leite, Stelio Goncalves, Ado-
nias Moura e Abdias Cabral de Moura Filho; cronista social 
— Antonio Albino Pinheiro; cronistas do Interior — Artur 
Maciel e Jose Mendonga; tradutores de telegramas — Jose 
Arruda Camara e Itamar Araiijo; encarregados da parte 
desportiva — Celio Tavares, Laudenor Pereira e Joao Caval-
canti; revisores — Democrito Silveira, Ipemeri Cunha, Ex-
pedito Pinto, Jose Roberto de Araujo, Jose Adirson de Vas-
concelos, Valdi Bezerra da Silveira e Valdemir Tavares; dia-
gramador — lonaldo de Andrade; fotografos — Valdir San
tos Braga, Assis Araujo, Luna e Luis Gueiros; chefe de pu-
blicidade — Gil Sampaio; corretor de anuncios — Hilton 
Sousa. A redagao e a oficina localizaram-se na rua Viscon-
de de Goiana n° 377 e o escritorio na sala 14, sobreloja, do 
Edificio Arnaldo Bastos, a Avenida Guararapes. 

Dois artigos de apresentagao constaram da edigao de 
estreia. Do primeiro deles, sob o titulo "Um programa e 
uma diretriz", assinado pelo diretor-presidente da empresa, 
sao OS topicos a seguir: 

"Estamos entregando hoje ao povo de Pernambuco o 
primeiro numero deste jornal. Ao rumor da verdadeira 
orquestra de linotipos; a miisica de ago da gigantesca rota-
tiva em cuja garganta rolam alguns milhares por hora; ao 
alvorogo dos rapazes da redagao, da revisao e das oficinas, 
temos fe em que nao estaremos dando ao povo de nossa terra 
apenas um jornal a mais. Sem qualquer desaprego aos 6r-
gaos da gloriosa e tradicional imprensa pernambucana, pre-
tendemos, com a excepcional aparelhagem tecnica e um cor-
po de redatores e graficos altamente selecionados, oferecer 
ao publico, com o decorrer dos dias, a ultima palavra em 
materia de imprensa moderna. Mas pretendemos, sobretudo, 
proporcionar ao povo mais do que um simples jornal — uma 
fortaleza na luta contra a mentira, a corrugao, a opressao 
e exploragao em todas as suas formas". 

"fiste e, antes de tudo, um jornal dos trabalhadores de 
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Pernambuco. Os homens que se uni ram para faze-lo, a custa 
sabe Deus de quantos sacrificios, nao estao montando u m a 
industr ia caca-niqueis, nem deixarao que as bancas de sua 
redagao se transformem num balcao, desses em que a cons-
ciencia e a verdade sao vendidas a grosso e a varejo. 

"O Correio do Povo nao esta vinculado a " t rus t s" econo-
micos nem a grupos financeiros. Nao dispoe de subvengoes 
excusas, de "caixinhas" ou de ajudas inconfessaveis. Nao 
depende de governos nem de contratos, oficiais ou nao . Sua 
unica missao e dizer a verdade, so a verdade e apenas a ver
dade. Doa a quem doer. Seu programa e a defesa das clas
ses t rabalhadoras, em sua luta por um melhor nivel de vida, 
contra a opressao do Poder Economico". 

"Palavras ao leitor" foi o titulo do segundo artigo, sob 
o qual Josimar Moreira de Melo emitiria, diariamente, opi-
nioes e conceitos em torno dos acontecimentos, politicos ou 
nao, do dia-a-dia. Assim comegou ele: 

"LEITOR: Ai esta o teu jornal . Feito com sacrificio, com 
deficiencias materials quase insuperaveis, dentro de uma 
exiguidade de tempo que nos forgou a verdadeiros malaba-
rismos na contagem dos minutos, ele e devido exclusivamen-
te a boa vontade e a competencia de uma equipe, que em 
seu conjunto, desde o redator ao linotipista, do revisor ao 
secretario, conseguiu verdadeiros milagres de eficiencia em 
condigoes tao adversas. 

Mas apesar de tudo ai esta o jornal, como todo jornal 
exposto ao julgamento do publico. Desse julgamento, que 
esperamos rigoroso e sincero, dependerao as modificagoes 
que tenhamos de fazer e as inovagoes que possamos introdu-
zir na sua apresentagao grafica e na sua forma editorial". 

Depois de outras consideragoes, advertiu: "As falhas 
desse primeiro numero deverao ser levadas a conta da nossa 
afobagao, das nossas deficiencias, que, entretanto, foram 
superadas pelo valor de uma equipe brilhante, cujo esforgo 
realmente extraordinario queremos agradecer, convencidos 
que estamos de que o material humano e o mais valioso, o 
mais necessario, o mais digno de recompensa em qualquer 
ramo de atividade e muito especialmente no jornalismo". 

Tambem se manifestou, em nota ligeira, int i tulada "Tri-
buna livre", abaixo da segao "Correio Politico", o diretor-
superintendente, que concluiu com a sentenga: "O Correio 
estara onde estiver o povo!". 

Alem disso, uma nota redacional apresentou a segao 
"Tribuna do Povo": "Esta pagina e uma t r ibuna para o 
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povo. Ela tern a finalidade precipua de auscultar as suas 
necessidades, defender os seus interesses, trazer para o deba
te publico e o conhecimento das autoridades as suas reivin-
dicagoes mais sentidas. 

Sem inspiragao partidaria e inteiramente desligada de 
grupos de quaisquer especies, esta pagina se constituira, a 
partir de hoje, em porta-voz dos anseios populares, refle-
tindo fielmente os sentimentos e as necessidades das classes 
menos favorecidas, pugnando por uma justica social efetiva 
e pelo bem estar de todos aqueles que conquistam com o 
suor do rosto o direito a uma vida melhor". 

A vida dos municipios mereceu, igualmente, a atencao 
do matutino, que para isto abriu colunas, sob a epigrafe 
"Correio do Interior", apresentada em vigoroso artigo, a sa-
lientar o seguinte excerto: 

"Nesta segao, divulgaremos os maiores problemas e noti-
ciaremos os principais eventos das cidades da Mata, do Ser-
tao ou do Agreste. O homem do interior encontrara, aqui, 
um informativo, tanto quanto possivel minucioso, dos fatos 
ocorridos em suas cidades. Para isso, contamos, inclusive, 
com a colaboragao dos proprios leitores, que se poderao colo-
car ao lado dos nossos correspondentes, ja nomeados ou por 
nomear, na divulgacao de dados referentes a economia, ao 
desenvolvimento, enfim, a vida de suas comunas". 

Tendo estreado com dezesseis paginas, em dois cadernos, 
impressas em tricromia, as de frente bastante ilustradas, o 
benjamin da imprensa diaria pernambucana encheu-se de 
materia, inclusive regular servico telegrafico e noticiario in-
tenso, adotando, inicialmente, as seguintes segoes: "Plantao 
do leitor" (informacoes gerais de urgencia); "Ronda" (co-
mentarios ligeiros); "Politica da Cidade"; "Roteiro Econo-
mico"; "O problema do dia"; "O povo protesta"; "Correio 
social"; "Onde a cidade se diverte"; "Palavras cruzadas'; 
"Horoscopo"; "Correio feminino" e bem desenvolvida parte de 
desportos. 

Seguiu vida normal, dando edigoes de oito paginas nos 
dias uteis, acrescidas, aos domingos, de dois Suplementos, um 
deles em tabloide de oito, as vezes dezesseis paginas, venden-
do-se o exemplar aos pregos de CrS 1 durante a semana e 
Cr$ 1,50 aos domingos. 

Achando-se Pernambuco em fase de agitagao politica, 
iniciou o Correio, mediante contrato, a propaganda da can-
didatura governamental de Joao Cleofas de Oliveira, atraves, 
sobretudo, de retratos de pagina inteira. Fez, tambem, a 
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campanha das candidaturas Barros de Carvalho e Edgar Be-
zerra Leite a deputagao federal e estadual, respectivamente. 

Acontecimentos como o suicidio do industrial Armindo 
Moura e o do Presidente Getulio Vargas, a 13 e a 24 de agos-
to, tiveram, em suas paginas, cobertura recorde na imprensa 
local, sendo, alem disso, dedicadas ao segundo dez das 16 
paginas do Suplemento do dia 29. 

Grandes reportagens eram divulgadas, assim como pagi
nas inteiras de literatura, aos domingos, alem das segoes 
"Cinema", "Teatro", "Radio", "Vida Economica", "Despor-
tos", etc., tudo fartamente ilustrado, o que tornou o jornal 
bastante atraente. 

Pouco mais de um mes decorrido, verificou-se pronun-
ciado desentendimento entre os diretores Edgar Bezerra Lei
te e Josimar Moreira de Melo, o primeiro dos quais preten-
dendo dar nova orientagao politica ao Correio (1), com o que 
o segundo nao concordou, retirando-se da empresa. Num 
gesto de solidariedade, pouco comum, todo o corpo redacio-
nal — menos o pessoal da segao desportiva e da revisao — 
abandonou o trabalho, a 12 de setembro, acompanhando o 
diretor afastado. 

Renovou-se, totalmente, a redagao, ficando bastante re-
duzida. Geraldo Seabra assumiu a secretaria, cercado dos 
seguintes redatores auxiliares: Vladimir Maia Calheiros, Val-
deredo Licariao, Pllnio Pacheco, Paulo Viana, Luis Carlos 
Lopes, I tamar Pereira, Ipemeri Cunha e Jose Adirson de Vas-
concelos, os dois liltimos procedentes da revisao. Desta afas-
tou-se, apenas, Valdemir Tavares, entrando como suplente 
Luis Gomes do Rego Lima, que redigia, concomitantemente, 
o "Roteiro Economico". 

A coluna principal da terceira pagina passou a ser assi-
nada pelo redator-secretario, sendo extintas algumas seqoes, 
mas prosseguindo a propaganda eleitoral ate o tempo devido. 
A partir de novembro, um dos tres cadernos das edigoes do-
minicais (todos em tamanho comum) era inteiramente dedi-
cado, com quatro paginas, ao movimento desportivo. Surgi-
ram duas novas colaboragoes, reproduzidas da imprensa ca-
rioca: "Pelos caminhos do mundo", de Elsie Lessa, e "A vida 
como ela e", de Nelson Rodrigues. Por outro lado, inicia-

(1) Assim o noticiou o Diario de Pemambuco, edigao de 14 de se
tembro de 1954. Todavia, o motivo real do desentendimento foi a ele-
vada quantidade de redatores admitidos, que a situa^ao financeira da 
emprgsa nao permitia manter . 



4 3 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

va-se, espaventosamente, ocupando paginas inteiras, a pi'o-
paganda da candidatura Juscelino Kubitschek de Oliveira a 
Presidencia da Republica. 

Um desastre, no entanto, ocasionou a suspensao do orgao, 
entre os dias 13 e 27 do mes em referenda. Ruira uma pa-
rede da casa vizinha sobre uma das pilastras do predio, cujo 
teto perdeu o apoio, indo a baixo a viga mestra, o que pro-
vocou enorme avalanche sobre a sala de composicao, atin-
gindo as Linotipos, fato, porem, ocorrido em hora de folga, 
nao havendo danos pessoais. 

Reconstruido o galpao, continuou a existencia do matu-
tino, criando novo suplemento e novas segoes, em dezembro, 
tais como "O mundo inquieto"; "De tudo — de toda par te"; 
"O Correio na moda e no lar"; "Correio Estudanti l"; "Correio 
Social", por Djalma; "Correio do Trabaihador", a cargo de 
R. Marinho, e "Historias em quadrinhos", alem de corres-
pondencias de Hollywood e de Portugal; colaboragao de no-
mes estrangeiros; reportagens assinadas por Vladimir M. Ca-
Iheiros, Fernando Souto Maior, Paulo Viana, Rildo T. Souto 
Maior e Geraldo Tavares; artigos de l i teratura de Luis He-
raldo, Geraldo Seabra e outros, transcrigoes d'O Popular, do 
Rio de Janeiro, de Domingos Velasco, etc . 

No dia 24 a empresa transferiu o escritorio para a rua 
Vigario Tenorio n° 117, 1" andar . A edicao do dia seguinte 
ostentou grande alegoria na primeira pagina do segundo 
caderno, representando o cenario do nascimento de Cristo, 
com a legenda: "Gloria a Deus nas al turas e paz na terra 
aos homens de boa vontade". Durante o mes, organizou a 
gerencia um Sorteio de Natal, sendo varios leitores premia-
dos. 

Ate 31 de dezembro (2) permaneceu inalterada a dire-
gao administrativa, assim como o corpo redacional. O prego 
da vendagem avulsa subira, desde 17 de outubro, para CrS 
2, mediante acordo com a gerencia dos demais diarios ma-
tutinos (Bib. Pub. E s t . ) . 

(2) Prosseguiu o Correio do Povo em 1955, mas deixou de existir 
algum tempo depois. 
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Niceas, Alcides — 385. 
Nicoletti, Margaret — 196. 
Niemeyer, Oscar — 358. 
Noblat, Vicente de Matos — 286, 409. 
Nobre, Cezario — 138. 
Nobrega, Agripino Ferreira da — 161, 204. 
Nobrega, Luiz Palmeira da — 286. 
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Nobrega, M. da — 389, 405, 418. 
Nobrega, Silvio da — 126. 
Nonato Fernandes, Raimundo — 389. 
Norte, Mario — 75. 
Novais, Ederval Gomes — 391. 
Novais Filho, Antonio — 250, 379, 380, 385. 
Novais, Joao — 214. 
Novais, Julio — 155. 
Novais, Virginio — 308. 
Nunes, Clelia de Castro — 158. 
Nunes, Coronel Joao — 220, 227. 
Nunes, Lauro — 247. 
Nunes, Mario — 292. 
Nunes, Vanderlindo Virginio — 345. 
Nurgel, Henry — 63. 

Obdom, R. — 268. 
Oest, Henrique — 353. 
Ohnet, Jorge — 121. 
Oiticica, Francisco — 337. 
Oiticica, Jose — 209. 
Olavo, Silvino — 164, 320. 
Olivari, Nicolas — 285, 316. 
Oliveira, Adson Pacheco de — 308. 
Oliveira, Alvarus de — 184. 
Oliveira, Antonio Gomes de — 368, 383. 
Oliveira, Aristeu Pires de — 83. 
Oliveira, Armando — 75. 
Oliveira, Armando de Sales — 188. 
Oliveira, Baltazar Firmo de — 214, 215, 341. 
Oliveira, Baltazar (Jose) de — 118, 135. 
Oliveira, Boanerges de •— 307, 385. 
Oliveira, Ceci Neves de — 241. 
Oliveira, Cleofas Nilo de — 265, 271, 272, 273, 326, 377, 378, 384, 

399, 409. 
Oliveira, Clodomiro de — 135, 212, 217, 227, 341. 
Oliveira, Coronel Paulo de — 284. 
Oliveira, Custodio de — 214. 
Oliveira, Emilio Pessoa de — 45. 
Oliveira, Esmeraldino de — 58. 
Oliveira e Silva, (Francisco de) — 123, 133. 
Oliveira (e Sousa), Arquimedes de — 57, 97, 242, 243. 
Oliveira, Guilherme de — 297. 
Oliveira, Hamilton de — 318. 
Oliveira, J . Lopes de — 308. 
Oliveira, Jair de — 157. 
Oliveira, Joao Cleofas de — 202, 289, 291, 294, 369, 417, 422, 432. 
Oliveira, Joao de — 97. 
Oliveira, Joaquim de — 97, 115, 225, 238, 269, 270, 272, 308, 318, 326. 
Oliveira, Jorge Gastao de — 289. 
Oliveira, (Jose) Batista de — 122, 123, 289. 
Oliveira, Jose Bruges de — 282, 283. 
Oliveira, Jose de Arimatea Dias de — 180. 
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Oliveira) , Jose Edison (de — 305, 404, 413. 
Oliveira, Jose Firmo de — 121, 149, 212, 217, 223, 227, 228, 237, 

314, 327. 
Oliveira, Jose Gongalves de — 394. 
Oliveira, Jose Marques de — 242, 243. 
Oliveira, Josue de — 318. 
Oliveira, Julio de Santa Cruz — 111, 156. 
Oliveira, Leonidas de —• 300. 
Oliveira, Leopoldino de — 282. 
Oliveira Luz) , Joao Ezequiel (de — 75, 83, 84, 85, 86, 109, 111, 120, 122. 
Oliveira, Manuel Chagas de — 62, 64, 65, 97. 
Oliveira, (Manuel) Morals de — 123, 246. 
Oliveira Melo, Joaquim de — 46, 50. 
Oliveira, Milton de — 238. 
Oliveira) , Nelson Firmo (de — 121, 122, 123, 135, 210, 211, 212, 213, 

214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 295, 297, 
303, 307, 389, 406. 

Oliveira, Odon de — 246. 
Oliveira, (Oton) Fialho de — 308. 
Oliveira, Paulo (Augusto) de — 135. 
Oliveira, Raimundo de — 77. 
Oliveira, Raul de — 259. 
Oliveira, Silvio C. de — 203. 
Oliveira, Sizenando de — 56. 
Oliveira, Valdemar de — 161, 168, 171, 179, 181, 184, 185, 187, 190, 

196, 197, 204, 241, 297, 404, 412, 413, 422. 
Oliveira, Zildo Cavalcanti de — 205. 
Orlando (da Silva), Ar tur — 90, 93. 
Orsi, Ettori — 237. 
Osorio (de Siqueira Cavalcanti) , Alfredo — 265. 
Otavio, Rodrigo — 164. 
Otavio, Silvino — 282. 
Otero, (Francisco Antonio) Leivas — 368. 

Pacheco, Antonio Soares — 205. 
Pacheco, Felix — 155. 
Pacheco, Plinio — 433. 
Paiva, Armando — 56. 
Paiva, Valdemar Claudino de — 180. 
Paixao, Nelson — 257, 312. 
Pajeu, Dilciades — 311. 
Pajuaba Neto — 305. 
Palacios, Alberto — 358. 
Palha, Americo (Teixeira) — 206, 374, 401. 
Palhano (de Jesus) , Alvaro — 206, 318. 
Palmborg, Rilla Page — 294. 
Palmeira (Jose Augusto de Sousa), Aires — 242, 262, 263. 
Palmerio, Jose —• 187. 
Papini , Giovani — 199. 
Para , Tomaz — 159, 164. 
Parahim, Orlando (da Cunha) — 382, 385, 394. 
Paraiso, Jose Maria de Lima — 409. 
Paranhos Filho (Barao do Rio Branco), Jose Maria da Silva — 43, 75. 
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Paranhos, Manuel — 285. 
Paranhos, Tenente Raul — 266. 
Pareto, Wilfredo — 320. 
Passes, Carlos — 209, 270. 
Pati, Francisco — 187. 
Patricia, Silvia — 342. 
Patrocinio, Jose (Carlos) do — 44. 
Patrocinio (Oliveira), Jose do — 417, 419, 421. 
Paulo Filho, M. (Manuel) — 166, 378. 
Paz, Afonso Isidoro — 265. 
Paz, Flosculo da — 117, 118, 126. 
Peak, Mayne O. — 318. 
Peganha, Nilo — 152, 232. 
Pederneiras, Raul — 155. 
Pedra, H. — 292. 
Pedro I . , Imperador — 155. 
Pedrosa, Amauri — 379, 383. 
Pedrosa, Carlos — 263, 337, 338, 243. 
Pedrosa, Conego Alfredo Xavier — 53, 297, 342. 
Pedrosa, Joao da Cunha — 205. 
Pedrosa) Neto, Olimpio Bonald (da Cunha — 408. 
Pedrosa, Olimpio — 200. 
Pedrosa), Olimpio Bonald (da Cunha — 164, 259. 
Pedrosa, Padre Petronilo da Cunha — 309. 
Pedrosa, Paulo da Cunha — 309. 
Pedrosa, (Severino Nicomedes) Alves — 263, 274. 
Peixe, Felix Francisco — 381, 391, 395, 408. 
Peixoto, B. E. — 133. 
Peixoto, General Dermeval — 365, 385, 386. 
Peixoto, Jarbas — 221, 233, 235, 263, 274, 280, 282, 283, 291, 316. 
Peixoto, (Julio) Afranio — 164. 
Peixoto, Pedro Chaves — 331. 
Pelegrini, Batista — 191. 
Pena, Alberico — 286, 299. 
Pena, Belizario (Augusto de Oliveira) — 163. 
Pena Filho, Carlos — 203, 394, 408, 419. 
Pena, Ribeiro — 298. 
Penante, Jose — 179, 344. 
Penedo, Joaquim — 238. 
Penha (Alves de Sousa), Capitao Jose da — 75, 87, 88. 
Pepe, Virginia — 339. 
Peralva, Osvaldo — 349, 425. 
Perea (Cortes), frei Romeu — 303, 385, 388, 412. 
Peregrino, Gervasio — 70. 
Peregrino, Miguel — 104. 
Pereira, Artemio — 151. 
Pereira, Astrogildo — 367, 424. 
Pereira, Baltazar (Martins de Albuquerque) — 88, 92, 94, 97, 99, 131. 
Pereira, Bruno — 75. 
Pereira, Caio — 149, 155, 156, 166, 168, 170, 171, 176, 180, 181 182, 

183, 184, 185, 186, 191, 195, 237, 238. 
Pereira (da Silva), Laudenor — 430. 
Pereira (da Silva), Oscar — 97, 104, 184, 210, 211, 212, 288. 
Pereira (de Lima), Jose — 168, 169, 170. 
Pereira, Edgar Borges — 64. 
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Pereira , Emidio — 258. 
Pereira, Eros Gongalves Martins — 193, 388. 
Perei ra (Faneca), Joao Eustaquio — 67, 161, 168, 253, 267. 
Pereira , Hiram de Lima — 356, 357, 359, 361, 366, 368, 370. 
Pereira , I tamar — 433. 
Pereira , J . Thimes — 40. 
Pere i ra Junior , Joaquim da Rocha — 261. 
Pereira , Lucia Miguel — 187, 412, 423. 
Pereira , (Luis de) Franga — 21, 97, 158, 159, 296. 
Pereira, Maria Nazare dos Santos — 423. 
Pereira, Nilo — 180, 183, 184, 190, 202, 203, 204, 336, 377, 380, 382, 

388, 390, 391, 395, 397, 406, 419. 
Pereira , Paulo de Tarso Franga — 297. 
Pereira , Perolina dos Santos — 412. 
Pereira, Raul da Costa — 391. 
Peres, Apolonio — 292. 
Peres, Caspar — 155, 160, 263. 
Peres, Otavio — 131. 
Peret t i , Joao — 196. 
Pernambucano, Almeida — 271. 
Pernambucano, Ulisses — 178, 237, 242. 
Pernambuco, Antonio Jose de Almeida — 20. 
Pessoa (Cavalcanti de Albuquerque) , Joao — 122, 123, 168, 169, 170, 

171, 230, 248, 288, 316, 327, 329. 
Pessoa (Cavalcanti de Albuquerque) , Joaquim — 171. 
Pessoa, Coronel Ja ime — 154, 234. 
Pessoa, Coronel Roberto de — 364. 
Pessoa (de Oliveira), Mario — 318, 373, 418. 
Pessoa (de Oliveira), Silvio — 429. 
Pessoa, Diogenes da Veiga — 337. 
Pessoa, Epitacio (Lindolfo da Silva) — 140, 143, 146, 149, 151, 154, 

155, 232, 258. 
Pessoa, Frota — 92. 
Pessoa, Lauri ta — 151. 
Pessoa, Mario (Monteiro) — 215, 217. 
Pessoa, Milton Gomes da Veiga — 341. 
Pessoa, Osvaldo Cavalcanti da Veiga — 337, 339, 341, 342. 
Pessoa, Renato — 205. 
Pessoa, Romulo —• 265. 
Pessoa, Zuleno — 200, 202, 205, 388, 417, 423. 
Piereck, Luis — 150, 316. 
Pila, Raul — 394, 405. 
Pimenta , Benigno — 233. 
Pimenta , Evaldo — 318. 
Pimenta , Joaquim — 34, 68, 90, 93, 94, 109, 112, 148, 149, 152, 215, 

230, 231, 232, 233, 234, 235, 270, 278, 280, 286, 328, 329. 
Pimentel , A. Figueiredo — 271. . . . 
Pimentel , Diniz — 70. 
Pimentel , Georges Latache — 297, 329. 
Pimentel , Jose (da Silveira) — 375, 390, 392. 
Pimentel , Romualdo — 270. 
Pinheiro, Antonio Coelho — 57, 59, 62, 64. 
Pinheiro, Francisco Abrantes — 111, 118. 
Pinheiro, Francisco Gomes Maciel — 70. 
Pinheiro, Joao Abrantes — 135, 155, 157, 158, 171, 197, 205. 
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Pinheiro, Joaquim — 395. 
Pinheiro, Levino — 339. 
Pinheiro, Raimundo — 379. 
Pinheiro, Severino — 156. 
Pinheiro (Visconde de Sao Leopoldo), Jose Feliciano Fernandes — 245. 
Pinho, Jose — 274. 
Pinho, Nilson de Oliveira Sabino — 238, 309, 323, 406. 
Pinho, Sabino Olegario Ludj'ero — 49, 75, 406. 
Pinto, Antonio de Sousa — 49. 
Pinto, Estevao (de Menesea Ferreira) — 151, 263, 264, 319, 388. 
Pinto, Etelvino — 347, 353, 356, 357, 368. 
Pinto, Expedite da Costa — 430. 
Pinto Ferreira, (Luiz) — 191, 200, 202, 419. 
Pinto, (Francisco) de Matos — 187, 261. 
Pinto, General Carlos — 80. 
Pinto, (Heraclito Fontoura) Sobral — 336, 338. 
Pinto Junior, Jose — 388. 
Pinto Luis — 191, 401. 
Pinto, Mario Coelho — 164, 292. 
Pinto, Nelson (Nogueira) — 180, 418. 
Pinto, Neusa — 260. 
Pinto, Newton Barbosa — 265, 318. 
Pinto, Otavio — 292, 388, 390. 
Pio (dos Santos), Fernando — 249, 297, 320, 327, 331. 
Pirandelo, Luis — 178. 
Pires, Padre Leopoldo — 373, 375. 
Pires, Paulo de Sousa — 381. 
Pisa, Moacir — 166. 
Pita, Francisco — 38. 
Pitigrili — 344. 
Plivier, Teodoro — 249. 
Polilo, Raul de — 187. 
Pomar, Pedro — 352, 423. 
Pombo, (Jose Francisco da) Rocha — 155. 
Pongetti, Henrique — 292. 
Pontes, Adauto — 351, 428. 
Pontes, Eloi — 340. 
Pontes, Gercino Malagueta de — 380, 385, 394, 429. 
Pontes, Joel — 308, 388. 
Pontual, Davino — 40, 131. 
Ponzi, Alfio — 297. 
Ponzo, Umberto — 391. 
Portela, Anibal — 263. 
Portela, Severo — 160, 161, 274. 
Portinari , Candido — 358. 
Porto, Aurelio — 319. 
Porto, Campos — 16. 
Porto Carreiro, Julio — 53. 
Porto, Gentil — 318. 
Porto, (Jose Antonio da) Costa — 198, 200, 201, 202, 305, 306, 308, 

309, 366, 369, 382, 385. 
Pouessel, Lucien — 388. 
Pousada, Carlo — 414. 
Powell, Clive C. — 197. 
Pozzoli, Marilita — 164, 325. 
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Praga (Guimaraes) , Haroldo — 391, 402, 415. 
P rado (Sampaio) , Maviael do — 121, 123, 159, 214, 256, 259, 260. 
Prazeres , Herundina — 123. 
Prazeres , Oto — 147. 
Presidio, Joel — 380. 
Pres tes (de Albuquerque) , Jul io — 168. 
Prestes , Luis Carlos — 221, 228, 229, 230, 271 278, 279, 281, 282, 284, 

285, 286, 294, 313, 315, 324, 327, 331, 345, 347, 350, 352, 353, 356, 
358, 359, 360, 361, 362, 405. 

Pr imo, Severino Cunha — 383. 
Proenga, Raimundo — 371. 
Pugliesi, Joao — 159, 164, 251, 253, 255, 256, 268, 368, 369. 
Pugo, Publio — 49, 52, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 76. 

Queiroz, Conego Eustaquio de — 374. 
Queiroz, Familia (ou Irmaos) Pessoa de — 149, 150, 154, 158, 168, 

171, 200, 233, 234. 
Queiroz, Fernando Pessoa de — 172, 185. 
Queiroz, Francisco Pessoa de —143, 149, 151, 155, 167, 171, 172, 179, 

199, 205, 228, 410. 
Queiroz, Galvao de — 379. 
Queiroz, Joao Pessoa de — 143, 151, 153, 155, 170, 171, 200. 
Queiroz, J . (Jose Manuel de) — 383, 385, 404. 
Queiroz, (Jose Maria de) Ega de — 26, 109. 
Queiroz, Jose Pessoa de — 155, 171, 172, 185. 
Queiroz, Lotinha Jouvin Pessoa de — 160. 
Queiroz, Mauricio Vinhas de — 352. 
Queiroz, Otacilio Nobrega de — 388. 
Queiroz, Paulo Pessoa de — 199. 
Queiroz, Raquel de — 197, 411, 412, 423, 428. 
Queiroz, Venceslau de — 23. 
Quental , Antero (Tarquinio) do — 150. 
Queux, Will iam le — 240. 
Quintas , Amaro (Soares) — 200, 388. 
Quintas, Francisco Soares — 34. 
Quinteiro, Euclides Bernardo — 36. 
Quiroga, Romildo — 305. 
Quong, Sidney D. — 196. 

Rabelo, Acrisio — 97. 
Rabelo, Alfeu — 172. 
Rabelo, :6rcio Marcos -— 391. 
Rabelo, Fausto — 249, 273. 
Rabelo, General Manuel — 294. 
Rabelo, Silvio (de Lira) — 163, 241, 243, 263, 336, 411, 413. 
Ramos, Anacleto — 104. 
Ramos, Ar tu r — 196, 297. 
Ramos, Augusto dos Santos — 261. 
Ramos, Eladio dos Santos — 237, 242, 261, 388. 
Ramos, Gracil iano — 190, 358. 
Ramos, Helio — 392. 
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Ramos, I tamar — 368. 
Ramos, Joao — 44. 
Ramos, Joaquim — 52. 
Ramos, Mario Leao — 301. 
Rangel, Domicio (do Rego) — 44, 45, 90, 233, 240, 275, 280, 283, 285, 

289, 297, 300, 344. 
Rangel, Evaldo — 242. 
Ranulfo (Lopes de Albuquerque), Joao ( J . ) — 241. 
Raposo, Edgar Galvao — 135, 149, 157. 
Reale, Miguel — 342, 373, 374. 
Rebelo, Arnaldo — 415. 
Rebelo, Marques — 184, 187, 191, 407. 
Regis de Carvalho, Edison — 199, 204, 308, 309, 389, 414, 426. 
Regis, Moreira — 292. 
Regis Velho (de Melo), (Jose) — 201. 
Rego, Alvaro de Abreu — 108. 
Rego, Antonio Florentine de Abreu — 107, 108, 111, 112, 113. 
Rego, Artur da Silva — 86. 
Rego, Augusto Franco do — 61. 
Rego Barros, Homero — 388, 390. 
Rego Barros, Jose Candido do — 108. 
Rego Barros, Jose Manuel do — 125, 127, 128, 129, 130, 137, 251, 253, 

256, 259. 
Rego Barros Junior, Sebastiao do — 97, 101, 103. 
Rego Barros, Pedro (Francisco do) — 197, 205. 
Rego Barros, Rui do — 268. 
Rego, Joao de Deus do — 23. 
Rego, Jose Lins do — 190, 197, 217, 218, 307, 412. 
Rego Lima, Luis Gomes do — 123, 171, 433. 
Regueira Costa, Gaspar (do Nascimento) — 38. 
Regweira Costa, Joao Batista — 49. 
Regueira Costa, Jose Agripino — 77, 78, 81. 
Reid, Mayne — 40. 
Reis, Capitao Malvino — 348. 
Reis, Jaime Batalha dos — 33. 
Reis, Nestor Moreira — 263. 
Reynand, Paul — 383. 
Ribas, Fabio — 86. 
Ribas, Paulo — 348. 
Ribas, Rosalvo Cavalcanti — 381, 391, 395. 
Ribeiro, (Anibal) Cruz — 123, 137, 143, 251, 266. 
Ribeiro, (Antonio das) Chagas — 348. 
Ribeiro), Antonio Inacio (de Barros — 151. 
Ribeiro, (Antonio Jose da) Costa — 79. 
Ribeiro da Silva, (Jose Cavalcanti) — 21, 38. 
Ribeiro, Estevao — 221, 228, 310. 
Ribeiro, Hamilton — 130, 285, 287, 295. 
Ribeiro, Joao — 164, 263, 266. 
Ribeiro, Joao da Cruz — 152. 
Ribeiro, Joao Jose — 180, 381. 
Ribeiro, Manuel — 123, 181, 209, 274. 
Ribeiro, Nelson Jose — 391, 395, 408. 
Ribeiro), Odilon Nestor (de Barros — 97, 99, 106, 111, 143 147, 149, 

151, 152, 155, 164, 179, 200, 263. 
Ribeiro), Osvaldo Ciriaco (da Cruz — 226. 
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Ribeiro, Raimundo Viana — 178. 
Ribeiro, Sebastiao Pinto — 270. 
Ribeiro, Sonia — 359. 
Richebourg, Emile — 179. 
Rios, Airon (Carlos da Silva) — 307, 406. 
Rios, Carlos (Lutgardes da Silva) — 156, 190, 245, 246, 249, 250, 262, 

264, 265, 295, 296, 300, 331, 332, 348, 390, 394, 406. 
Rocha, Amaro Alexandr ine da — 204. 
Rocha, Eduardo — 406. 
Rocha, Euclides — 337, 342. 
Rocha, Geraldo — 377. 
Rocha, Gilberto Fraga ^ 271. 
Rocha, Jose Cabral da — 265, 409. 
Rocha, Leduar de Assis — 122, 123, 215, 221, 225, 240, 242, 259. 
Rocha, Luis (Gonzaga de Oliveira) — 309, 323. 
Rocha, (Manuel) Alexandr ine da — 77, 407, 408, 420. 
Rocha, Pedro de Assis — 420, 422, 423. 
Rocha, Tadeu (Gengalves da) — 342, 372. 
Redrigues, Abelardo — 61, 80. 
Rodrigues, Augusto — 80, 86, 292. 
Redrigues & Cia. , Daniel — 325. 
Rodrigues de Melo, (Manuel) — 187. 
Rodrigues, Jorge Mart ins — 184. 
Redrigues, Jose Ju l ie — 164, 179, 245. 
Rodrigues, J . Wasth — 202. 
Redrigues, Lisias A . — 401. 
Rodrigues, Marie (Leite) — 44, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 81, 85, 86, 87, 

112, 140, 227, 240. 
Rodrigues, Nelson — 196, 607, 433. 
Rodrigues, Teodelinde — 172. 
Regerie , Carlos — 237. 
Rolo, Charles J . — 303. 
Roma, Joao (Inacie Ribeiro) — 197, 198, 354. 
Roma, Jose Barre to — 118. 
Romano — 158. 
Romeu, Jorge Paula — 304. 
Renay, Pau lo — 413. 
Roosevelt, Eleanor — 405. 
Roosevelt, Frankl in Delano — 405, 414. 
Rosa, Air ten S. — 406. 
Rosa, Alcides — 209, 211. 
Rosa e Silva, Francisco de Assis — 20, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 78, 19, 82, 88, 97, 109, 112. 
Rosa e Silva Junior , Francisco de Assis — 60. 
Rosas, Alfeu — 108. 
Rosas, Jesafa (Vasco de Carvalhe) — 305, 308, 309. 
Rosas, Mario — 265. 
Roure, Agenor de — 155, 164. 
Rewe, L . C. — 297. 
Roy, Bernard — 190. 
Rubens, Ar tu r — 86. 
Rubio, P . Ortiz — 164. 
Rufino (Bezerra Cavalcant i) , Jose — 112, 115, 130, 133, 139, 141, 142, 

147, 151, 155, 210. 
Rufino (de Melo e Si lva) , Joao — 171, 313. 
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Sa, Artur de — 385. 
Sa, Augusto Cardoso de — 108. 
Sa (Bezerra Cavalcanti) , Jose de — 83, 86, 87, 104, 107, 108, 110, 111, 

112, 125, 243, 275, 280, 283, 285, 291, 296, 299. 
Sa (Cavalcanti), Oscar de — 81. 
Sa (e Albuquerque) , Fernando de — 123, 147. 
Sa (e Albuquerque) , Lourengo de — 36, 38. 
Sa, Hermes Gusmao de — 383. 
Sa, Jose Gomes de — 416. 
Sa Leal, Antonio de — 261. 
Sa Pereira, Edwiges de — 57, 93, 106, 155, 158, 180. 
Sa Pereira, Eugenio de — 15. 
Sa Pereira, Eurico de — 89. 
Sa Pereira, Fredovinda de — 252. 
Sa, Stenio de — 187, 249, 270, 273. 
Sacramento, Elpidio Dias do — 122. 
Saez, Sanches — 316. 
Salazar (da Veiga Pessoa), Luiz — 277. 
Saldanha, Arnaldo — 246. 
Saldanha, Horacio — 78, 82, 133, 151, 239, 244, 245, 246, 248. 
Saldanha, Joao — 246. 
Saldanha, Rubens — 180. 
Sales, Antonio — 21, 28. 
Sales, Apolonio (Jorge de Faria) — 280, 335, 380, 385. 
Sales, Pereira — 233. 
Salgado, Plinio — 324, 335, 342, 343, 373, 374, 429. 
Salustio, Joaquim — 243. 
Samico, Eugenio — 147. 
Sampaio, Aide Feijo — 292. 
Sampaio, Gil — 430. 
Sampaio, Mozir Jatai de — 407. 
Sampaio, Nereo — 157, 158. 
Santa Cruz, Carlos — 52. 
Santa Rosa, J . B . de — 313. 
Santana, D. — 426. 
Santarem, Claudio — 209. 
Santiago, Jaime de — 251, 331, 406. 
Santiago, Osvaldo — 122, 123, 158, 161. 
Santos, Armando — 228. 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 

Edison — 405. 
Ernesto de Paula — 17. 
Gerson Romario dos — 265. 
Jaime Ferreira dos — 413. 
Joao de Moura — 79. 
Leopoldo Luis dos — 178, 321, 371, 394. 
Luis Cristovao dos -— 420. 
Luis de Gonzaga — 374. 
Luis Morais dos — 426. 
Manuel Virginio dos — 372. 
Maximo de Moura — 187. 
R. dos — 41. 
Rui — 301. 
Sabino Arnaldo — 65, 129. 
Sebastiao Lins dos — 353. 
Teresinha Correia — 205. 
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Santos, Virginio Everardo dos — 265. 
Saraiva, Patricio — 304. 
Sar inho, Paulo Travassos — 322. 
Sarmento , Antonio — 338, 340, 343, 377. 
Schmidt , Afonso — 347, 352, 358. 
Schmidt , Augusto Frederico — 193. 
Schuller, Jose Maria — 395. 
Schwarz, Carlos — 179. 
Scott, Robert — 51, 75. 
Seabra, Geraldo (de Farias) — 202, 205, 309, 324, 352, 391, 404, 406, 

417, 433, 434. 
Seixas, Ivan Nunes — 388. 
Seixas, Jose Marinho — 265. 
Seixas, Tomaz — 199, 203. 
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"file revive, melhor do 
que ninguem, as figuras ex-
cepcionais do jornalismo li
beral e polemico, represen-
tativo do espirito e da pug-
nacidade da epoca, sem Ihes 
descaracterizar a personali-
dade, nem Ihes imprimir es-
tranhos coloridos para en-
quadra-los na gloria das ga-
lerias historicas" — Jose 
de Sa. 

" . . . e s t a hoje na vanguar-
da dos historiadores da im-
prensa, nao so de Pernam-
buco, mas de qualquer ou-
tro Estado. Sua produgao 
hcTnra mais ao pais do que a 
ele proprio" — Fernando 
Segismundo. 

" . . .cr i ter io de pesquisa-
dor, que o situa, rigorosa-
mente, na galeria dos mais 
honestos e probos historia
dores brasileiros" — Paulo 
Cavalcanti. 

"A Historia da Imprensa 
de Pernambuco". de Nasci-
mento, acaba parecendo 
quase um romance. Porque 
e empolgante, faz esquecer 
o resto da vida dar-se o lei-
tor a tarefa de acompanhar 
a faina heroica deste esforgo 
sacrificado que e sustentar 
um jornal, dia a dia, mes 
a mes, ano a ano, sem um 
descanso, sem um h i a t o . . . " 
— Costa Porto. 

"Nascimento e o maior 
historiador da nossa Im
prensa, em todos os tempos" 
— Nilo Pereira. 

" . . . a "Historia da Im
prensa de Pernambuco" me-
rece estar ao alcance de to-
dos, como um repositorio de 
exemplos, conscicnte e ho-
nestamente recolhidos, ca-
paz de orientar-nos na nos
sa atuagao publica" — Luiz 
Beltrao. 

"O trabalho de Luiz do 
Nascimento aumenta o pres-
tigio da imprensa brasilei-
ra" — Edmundo Lys. 

"Pena e que nao se faga, 
em relagao ao Rio de Janei
ro e mesmo a todo o Brasil, 
obra igual a essa "Historia 
da Imprensa de Pernambu
co", de Luiz do Nascimento" 
— Otavio Malta. 
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