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De uma carta do eminente es-
t r i t o r paulista Osmar Pimentel , 
datada de 14.10.1968, a proposi-
to da 2.^ edigao. Vol. I, da "His-
toria da Imprensa de Pernam- *| 
buco" : 1 

.1 

"E livro da niaior importancia f 
para quern aprende o Brasil. Tal-
vez V. nao calcule exa tamente o ' 
valor dele para os estudiosos su- i 
linos. E pena que nada tenhamos j 
de parecido aqui em Sao Paulo . j 
A obra do meu bom amigo Frei- i 
tas Nobre e pioneira, mas comb I 
principio de con versa. E dizer-se , 
que V. escreveu as suas Historias 
sem ajudante e sem ajuda! Seria I 
faganha incrivel, se eu nao sou- I 
besse do que e capaz a fibra per-
nambucana, especialniente da dos 
sertanejos acul turados no Recife, 
como v., o Silvio Rabelo e outros. 
Posso dizer-lhe, hones tamente , meu I 
caro Luiz do Nascimento, que a 
leitura refletida dos seus livros 1 
tem-me ensinado coisas essen- i 
ciais ao conhecimento Legitimo do ' j 
Nordeste e, por tanto , do Brasil. A j 
Imprensa de hoje e, praticamen-
te, empresa industrial . Tern pou- I 
ca l iberdade legit imamente jorna- . 
listica. A de onteni, nao. Ela es-
crevia a vida — suas paixoes, suas ' 
g iandezas e, como e inevitavel, fi 
suas miserias tambem. E so inte-
ressa, rea lmente , o que e vida — ^ 
vivida ou impressa. Parabens sin- f 
ceros por seu livro", , 

Noutra carta (2.9.1968) manifes-
tou-se o pernambucano da velha [ 
guarda Morals Coutinho: i 

f 

"Estou percorrendo, estupefa-
to, a densa floresta da "Histori.T 
da Imprensa de Pernambuco" , obra 
de uma importancia singular, que j 
uma historia geral da cul tura nor- 4 
destina sera forgada a consultar . 

f 

No seu profundo sentido huma-
no, a sua obra e a consagragao 
epica de uma classe dilaceracia 
nas suas lutas pessoais, mas uni-
ficada em uma incoercivel voca-
gao, OS padeiros, que, em suores 
noturnos, fabricam o pao cotidia-
no da informagao, que nu t re a 
mente de uma coletividade". 



e jQ^c 





Historia da Imprensa 
Pernambuc( 

(1821 -195' 

de 





LUIZ DO NASCIMENTO 

Historia da Imprensa de 
Pernambuco 

(1821 -1954) 

VOL. IV 

PERIODICOS DO RECIFE - 1821 - 1850 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
RECIFE — 1969 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 

(1821/1954) 

Publicados: 

Vol. I — "Diario de Pernambuco". Arquivo Piiblico/Imprensa Oficial, 
1962. 2.» Edigao; Imprensa Universitaria, 1968. 

Vol. II — "Diarios do Recife — 1829/1900'. Imprensa Universitaria, Re
cife, 1966. 

Vol. Ill — "Diaries do Recife — 1901/1954". Imprensa Universitaria, Re 
cife, 1967. 

Vol. IV — "Periodicos do Recife — 1821/1850". Imprensa Universitaria, 
Recife, 1969. 

A publicar: 

Vols. V ao X — "Periodicos do Recife".. . 
Vols. XI ao XIV — . . .dos Municipios. 

Outros trabalhos do Autor, publicados: 
"Imprensa Periodica Pitoresca de Pernambuco". 
"Grandeza e Miserias do Jornalismo em Pernambuco" 
'Peri6dicos do Recife no Seculo XIX". 
"O Jornal por Dentro e por Fora". 
"Tres Mestres de Direito no Batente do Jornal". 
"A Imprensa Vitoriense no Seculo XIX". 
"Um Decenio de Imprensa e Vida". 
"Roteiro Jornalistico de Manuel Caitano". 

A publicar: 

"Historia da Imprensa de Olinda — 1831/1954". 
"Martirologio do Jornalista Borges da Fonseca" 
"O admiravel Nascimento Feitosa". 
"Roteiros de Jornalistas Pernambucanos". 
"Dicionario Pernambucano de Pseudonimos" 

AC \U 

Fttn*«*o Joaqulm MifeiKe 

MBUOTECA C E N H U L 

f^9 ff/if is^ 

(^-. ^ 

>i 



1 N D I C E 

Apresentacdo 13 
Abelha Pernambucana 67 
Academico (O) 324 
Advogado do Povo 296 
Aguia Catolica (A) 310 
Almanack da Villa de Santo Antonio do Recife 61 
Alva 325 
Amigo do Povo (O) 70 
Amigo dos Homens (O) 198 
Annaes da Medicina Pernambucana 170 
Anti-Regressista (O) 144 
Arara (O) 234 
Argos Pernambucana (O) — 1824 63 
Argos Pernambucano (O) — 1850 337 
Aristarco (O) 132 
Artilheiro (O) 172 
Artista (O) 262 
Artista Brasileiro 355 
Athleta (O) 193 
Aurora Pernambucana — 1821 19 
Aurora Pernambucana — 1841 169 
Azorrague (O) 221 
Bandeira de Retalhos 90 
Barca de Sao Pedro (A) 284 
Barca de Vigia (A) 264 
Beija Flor (O) 30.9 
Bello Sexo (O) 330 
Bezerro de Pera (O) 242 
Bom Senso (O) 283 
Brado da Indignagdo (O) 350 
Brado da Razdo (0) 304 
Brasileiro (O) 280 
Brinco das Damas (O) 306 
Bussola da Liberdade 82 
Bussola da Liberdade em Pernambuco (A) 132 
Cagalume (0) 140 



CaheU (O) -̂̂  
Caixa de Guerra (A) -^^ 
Calendario Eclesiastico, Politico e Geographico 62 
Camardo (O) 2S3 
Candeia (O) 1^2 
Qapateiro (O) 119 
Capibaribe (O) 290 
Carapuceiro (O) 92 
Carcunddo (O) 5i 
Carranca (A) 223 
Catholico (O) 194 
Censor Brasileiro (O) 125 
Chora-Menino (O) 192 
Clamor Publico (O) 217 
Clamor Publico Monstro (O) 233 
Cometa (O) 189 
Conciliador (O) 525 
Conciliador Nacional (O) 31 
Confluente do Capibaribe (O) 297 
Consequente (O) 151 
Constitucional (O) 73 
Constituigdo e Pedro 2P 141 
Correio do Norte 166 
Cova da Onga 140 
Democrata Pernambucano (O) 124 
Dezengano aos Brasileiros 64 
Despertador da Unido e da Ordem (O) 147 
Diabo (O) 149 
Diario da Junta do Governo 41 
Diario do Conselho Geral da Provincia de Pernambuco . . 75 
Diario do Governo de Pernambuco 66 
Echo da Religido e do Imperio (O) 152 
Echo da Verdade (O) 229 
Echo Pernambucano (O) 340 
Eclectico (O) 292 
Eleitor (O) 245 
Eleitor Pernambucano (O) 260 
Epaminondas (O) Ill 
Equixonial (O) 107 
Escudo da Liberdadde do Brazil 51 
Escudo da Monarquia Constitucional 141 
Esforgo (O) 315 
Esmeralda (A) 347 
Espelho das Bellas 170 
Espelho das Brazileiras 79 
Esqueleto (O) 238 



Estrella (A) 195 
Estudante (O) 125 
Fada (A) 350 
Federalista (O) 89 
Fiscal (O) 313 
Foguete (O) 227 
Folhinha d'Algibeira ou Diario Civil e Eclesiastico 159 
Formigdo (O) 348 
Forquilha (A) 161 
Gallego (O) 320 
Garaenha (A) 113 
Gamenho Politico (O) 149 
Gazeta do Governo Provizorio 40 
Gazeta do Governo Temporario 39 
Gazeta do Povo — 1844 200 
Gazeta do Povo — 1849 318 
Gazeta Extraor dinar ia do Governo 31 
Gazeta Estraordinaria Pernambucana 40 
Gazeta Pernambucana 35 
Graccho (O) 109 
Grande Tempestade (A) 270 
Grande Tempestade (A) — reimpressao 271 
Grinalda (A) 321 
Grito da Patria (O) 287 
Guararapes (O) 202 
Guarda Avancada do Norte (A) 137 
Guarda Nacional (O) 176 
Harmonisador (O) 87 
Homem do Povo (O) — 1847, maio 253 
Homem do Povo (O) — 1847, agosto 265 
Hum dos Cinco Mil 266 
Indigena (O) — 1836 146 
Indigena (O) — 1843 186 
Jan Bixente (O) 356 
Jasmin (O) 329 
Joao Pobre (O) — 1833 118 
Jodo Pobre (O) — 1844 199 
Jornal de Variedades 137 
Kalendario Ecclesiastico e Civil 158 
Liberal (O) — 1824 62 
Liberal (O) — 1847 269 
Liberal Afogadense (O) 233 
Liberalao (O) 80 
Liberdade (A) 355 
Lidador (O) 210 
Lidador Monstro (O) 229 



Lidador Monstro (O) 225 
Maccabeo (O) 306 
Marciana (A) 164 
Maribondo (O) 33 
Marmota (A) 201 
Marmota Pernambucana (A) 321 
Medico do Povo em, Pernambuco (O) 351 
Mentira (A) 295 
Mentor Pernambucano (O) 113 
Mercurio (O) 123 
Mesquita de Capote (O) 141 
Mesquita Junior (O) 145 
Miscelanea Periodiqueira (A) . . 119 
Nicoldo (O) 165 
Noticias de Portugal Ill 
Nova Luz Brasileira 87 
Novo Mesquita de Capote (O) 252 
Ordem (A) 163 
Paisano (O) 185 
Palmatoria dos Toleiroens 116 
Papa-Angu (O) 244 
Paquete do Norte 151 
Parlamentar (O) 289 
Patulea (O) 327 
Patusco Interessante (O) 147 
Pernambucano (O) — 1831 87 
Pernambucano (O) — 1844 206 
Ponte da Boa Vista (A) 135 
Popular (O) 75 
Postilhdo (O) 240 
Praieiro (O) 236 
Profecia Politica 91 
Progresso (O) 247 
Proletario (O) 261 
Publicador Paraibano (O) 115 
Raio (O) 242 
Ratoeira (A) 268 
Razdo e a Verdade (A) 128 
Recopilador Pernambucano (O) 119 
Recreativo (O) 353 
Recreio das Bellas (O) 313 
Reforma (A) 295 
Regenerador Brasileiro (O) 203 
Registo Oficial do Governo de Pernambuco 66 
Relator Verdadeiro 28 



Republicano Federative (O) 138 
Republico Eistraordinario (O) Ill 
Revista Theatral (A) 337 
Revolugdo de Novembro (A) 333 
Rolha (O) 319 
Saquarema (O) 246 
Saudade (A) 325 
Segarrega 24 
Semanario Civil (O) 144 
Sentinella da Liberdade — Alerta! (A) 277 
Sentinella da Liberdade a Beira-Mar da Praia Grande . . . 53 
Sentinella da Liberdade Extraordinaria 130 
Sentinella da Liberdade na Guarita de Pernambuco . . . . 44 
Sentinella da Liberdade na sua Primeira Guarita, a de 

Pernambuco, onde hoje brada: Alerta! 126 
Sete de Setembro (O) 231 
Simplicio Moqo (O) 149 
Simplicio Pernambucano (O) 91 
Tanjasno (O) 331 
Telegrapho (O) 331 
Tempestade (A) 267 
Tentativa Feliz (A) 317 
Tolerancia (A) 108 
Topinambd (O) 110 
Tribuno (O) 255 
Triumpho da Verdade (O) 138 
Trombeta (A) 316 
Typhis Pernambucano (O) 53 
Unido (A) 298 
Vapor da California (O) 311 
Velho de 1817 (O) 120 
Velho Pernambucano (O) 120 
Verdade (A) — 1848, agosto 302 
Verdade (A) — 1848, novembro 303 
Verdadeiro (O) 230 
Verdadeiro Regenerador (O) 207 
Violeta (A) 319 
Volcdo (O) 254 
Votante de Sao Jose (O) 265 
Voz da Religido (A) 237 
Voz do Bebiribi (A) 130 
Voz do Brasil (A) 271 
Voz do Povo Pernambucano 114 
Zoilo (O) 335 





APRESENTAgAO 





6 chegada a vez das publicagoes periodicas da capital 
pernambucana. 

Trata-se de um manancial imenso, colhido em nume
rosas bibliotecas e arquivos publicos e particulares. 

Sao jornais do mais diferente feitio, maiores e menores, 
bons e maus, politicos ou noticiosos, literdrios ou de orien-
tagdo religiosa e educativa; recreativos e caricatos. 

Sao revistas, dlbuns, almanaques, anudrios, polianteias, 
livros de sortes, toda a familia da imprensa, com seus altos 
e baixos, suas peculiaridades, glorias e deficiencias. 

Nestas pdginas, assim como nos volumes a seguir, ha 
um pouco da historia de Pernambuco, de que a imprensa e 
0 veiculo natural, qualquer que seja a sua periodicidade, sua 
meta, seus designios. 

A literatura e as artes tiveram lugar saliente nas peque-
nas folhas academicas tdo do gosto da gente moqa, idealista, 
desde os primordios dos cursos juridicos em Pernambuco. 

A politica do Seculo XIX, por sua vez, representada 
pelos partidos Conservador, Liberal e Republicano, viveu 
intensamente nas colunas dos numerosas vezes ejemeros 
orgdos de fagdo, atraves da doutrina e da polemica, da cri-
tica desordenada, dos doestos e apodos saidos da pena assa-
nhada dos chamados "escritores publicos". 

Grandes nomes deixaram a marca do seu talento, ou de 
sua periculosidade, nas pdginas manuseadas pelo modesto 
pesquisador, o que aqui se retrata, com a possivel fidelidade, 
para que os posteros, alem dos estudiosos de hoje, tenham 
uma impressdo, ndo tanto passageira, do jornalismo de 
antanho. 

Figuram neste volume os tres primeiros decenios da 
imprensa periodica do Recife, compreendendo 27 publica-
coes entre 1821 e 1830; 67 entre 1831 e 1840, e 122 entre 
1841 e 1850, algarismos que aquilatam — a par da aprecid-
vel quantidade de orgdos didrios, analisados em volumes an-
teriores — o desenvolvimento da letra de forma, atraves dos 
anos, na terra pernambucana. 
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Foram todas estudadas quanto me foi possivel faze-lo, 
nas mats difefrentes fontes, vuo somente locals, acima de 
tudo a BiUioteca PuUica do Estado, seguida do Arquivo Pu
blico Estadual, biblioteca do Instituto Arqueologico, Hlsto-
rico e Geogrdfico Pernambucano e Biblioteca Naclonal. 

Destaco o magniflco acervo da Biblioteca Naclonal e o 
da Biblioteca Publlca de Serglpe, em Aracaju; a contribui-
gdo dos coleclonadores partlculares reclfenses, entre outros 
0 escritor Fernando Plo dos Santos e o economista Leopoldo 
Lulz dos Santos, e em Fortaleza, Ceara, a do extraordlndrlo 
Osvaldo Araujo, especiallzado em juntar prlmelros numeros 
de jornais de todo o pais, tarefa benedltlna e arrojada. 

Outros diver SOS volumes focallzardo o periodo de 1851 a 
1954, ano-llmite desta obra, esperando o autor que sejam 
minimas as falhas a serem nela apontadas, em menor quan-
tidade do que as exlstentes nos "Anals da Imprensa Perio
dica Pernambucana — 1821/1908", do hlstorlador Alfredo 
de Carvalho. 

Aoertar fol o meu objetlvo, sem a pretensdo estulta de 
sobrepor-me a contingencla humana do erro. 

L. do N. 

Rua Coronel Jodo Jose de Flguelredo, 
72, Sitio Novo — Olinda — 
Pernambuco 



PERIODICOS DO RECIFE 
(1821-1850) 





1821 

AURORA PERNAMBUCANA (1) — O n.̂  1, ano I, cir-
culou no dia 27 de margo de 1821, em formato de 25 x 17, 
com quatro paginas, utilizando papel de linho. Sobre o titu-
lo. pequena vinheta, cujo desenho mostra montanhas, um 
trecho de praia e, ao fundo, o nascer do sol. Abaixo, a se-
guinte quadra de Camoes: 

"Depois de procelosa tempestade, 
Noturna sombra, e sibilante vento, 
Traz a manha serena claridade, 
Esperanga de porto e salvamento". 

Fundado pê o Governador Luiz do Rego Barreto e re-
.digido pelo seu secretario, Rodrigo da Fonseca Magalhaes, 
imprimia-se na Oficina do Trem Nacional de Fernambu-
co (2), "com licenga do Ministro da Policia". 

Foi 0 seguinte o editorial de abertura, sob o titulo 
"Introdugao". composto em tipo corpo 10: "Depois das me-
didas tomadas no congresso de 5 do corrente, quis o Exce-
lentissimo Senhor Governador e Capitao-General que, por 
meio de um periodico, se instruisse o publico de tudo quan-
to se fizesse a favor da causa d'El-Rei e da Nagao, predis-

(1) A partir da Aurora Pernambucana, os titulos de todos os jornais, maiorcs 
ou menores, acompanhavam-se de ponto final ( . ) , quando nao de uma virgula (,), 
caso em que precedia a indicacao-programa. Essa pratica estendeu-se at6 as pro-
ximidades de 1870. Expurguei-os nestas bibliografias, por desnecessarios. 

Com igual objetivo de uniformlzacao, evitei, nas transcrigoes, a ortografia das 
primeiras decadas do s6culo, Ss vezes arrevezadas, respeitados, por^m, os titulos. 

(2) Ricardo Fernandes Catanho mandara vir da Inglaterra, em fins de 1815, 
uma tipografia. Um ano apos, obteve licenga para faze-la funcionar, tendo sido 
montada pelo ingles James Pinches. 

Em 1817, sob a denomlnagao de Oficina Tipografica da 2.a Restauragao de Per-
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pondo OS povos do Brasil a abragarem as novas instituigoes 
que a Augusta Assembleia Nacional esta formando em Lis-
boa, para estabelecer-se a nossa liberdade polltica, e asse-
gurando sobre inabalaveis fundamentos os Direitos da Ma-
jestade e os direitos da Nagao. 

"Estas medidas, que mereceram geral aprovagao pe-
lo mode honesto e ordem com que foram tomadas (gragas 
ao bom espirito que reina em todas as autoridades e habi-
tantes de Pernambuco), deviam desde logo publicar-se para 
esclarecimento dos moradores distantes desta capital e dos 
das Capitanias vlzinhas, em algumas das quais tern havido 
falsas noticias assas prejudiciais. 

"Mas, por desgraga nossa, achamo-nos destituidos de 
imprensa, de tipos, de impressores, de tudo. 

"O desejo constante e a diligencia venceu grandes 
obstacu^.os: alguns se hao superado. Homens amantes da 
causa publica ambicionando cumprir com o gosto do gene
ral, tem feito os maiores esforgos. Ja se ha visto algum re-
sultado dos primeiros ensaios, e com perseveranga se ha de 
conseguir o fim desejado., 

nambuco, ou Oflclna TlpogrSfica da Republlca de Pernambuco 2.a vez Restaurada, 
nela foi Impresso, a 28 de marco, mas datado do dia 10, com a assinatura do advoga-
do Jos6 Luiz de Mendonga, o Preciso dos stLcessos que tiveram lugar evi Pernam
buco, desde a faustlssima e glorioslssima revohiQdo operada felizmente na praca 
do Recife, aos 6 do corrente mSs de marfo, em que o generoso esjorqo dos nossos 
patriotas exterminou daquela parte do Brasil o monstro da tirania real". 

Seguiram-se outras publicacoes avulsas. 

Domlnada a Revolu^ao de 1817, um Aviso Imperial fechava as portas da lipo-
grafia, ordenando a remessa dos "seus caracteres para a oficina rcgia da Corte". 
Dlante do que, o Governador Lulz do Rego mandou recolher ao Trem Real ou Na
cional de Pernambuco o material entao existente numa casa do subi'irbio do Pogo 
da Panela. So em 1819 efetuou-se a remessa solicitada, mas nao total. 

Dots anos depois, Lulz do Rego mandou confeccionar um prelo de madeira e, 
com as fontes de tipos que restavam, fez Imprimir a Aurora Pernambucana. 
(Notas colhidas em "Genese e progresses da Arte Tipografica em Pernambuco, 
de Alfredo de Carvalho, l.a parte do volume "Anais da Imprensa Periodica Per
nambucana — 1821/1908"). 

O pr6dio do Trem Nacional de Pernambuco localizava-se nas imodia?6es do 
atual Grande Hotel. 

Coube, incontestivelmente, ao capitao-general Luiz do Rego Barreto e ao jor-
nallsta Rodrigo da Fonseca Magalliaes, ambos Portugueses, o titulo de pioneiros 
da Imprensa em Pernambuco. 
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"Nao e possivel por agora publicar este jornal de dois 
em dois dias, ou diariamente, como se deseja. Saira quan-
do puder ser, para o que nao se forrara trabalho e diligen-
cia. O Redator, na publicagao deste papel, nao tern outro 
fim mais que a utilidade piibUca. Cheio de sentimentos de 
amizade e gratidao para com os habi tantes desta capital, 
nenhum outro fruto quer das suas tarefas do que podero-
samente concorrer para dar a opiniao publica a diregao 
que ela deve ter. 

"O produto da impressao e aplicado para aumentar o 
fundo de que se sustentam esses 53 meninos indigentes que se 
educam no Trem Real, dedicando-se as artes e oficios que es-" 
colhem. Dao-se desta sorte a Nagao 53 cidadaos daquela 
c^asse donde, por causas desconhecidas, costumam sair os 
criminosos e os desgragados". 

A restante materia ficou assim dividida: detalhada no-
ticia, em tipo corpo 8, da reuniao de 2 de margo, convocada 
por Lu^z do Rego, da qual part iciparam a Camara da Vila 
(3), altas autoridades militares e "homens conspicuos, pa
ra examinar a situagao do pais em face da aprovagao da 
Constituigao de Lisboa"; o decreto que aprovou a referida 
carta magna, e louvaminheira "Correspondencia", na qual 
Um Amigo da Verdade defendeu o capitao-general-governa-
dor da acusagao de traidor, feita por "um mal intencionado 
que quis perturbar a paz deste povo", "um zoi^o"... Toda a 
materia ocupou tres paginas, em coluna larga. A quar ta fi
cou em branco. 

Passando a ser composto em duas colunas de 12 cice-
ros, o n.° 3 saiu no dia 7 de abril, lendo-se ao alto: "Custa 
80 reis". Abriu o texto um editorial, em que dizia estar 
"chegando o momento de ver a bela Provlncia de Pernam-
buco a sua representagao para as Cortes Constituintes". 
Seguiram-se atos oficiais, correspondencia de Lisboa e uma 
proc^amagao de Luiz do Rego, assim iniciada: "Habitantes 
de Pernambuco: Alguns homens mal intencionados e cheios 
de ambigao de governar quiseram perturbar o vosso sosse-
go. Chamaram a si alguma inesperta mocidade e preten-
diam arrasta-la ao crime de rebeliao". Mais adiante, adver-

(3) O Recife so veio a tornar-se cldade em dezembro de 1823 e capital da 
Provi'ncia em fevereiro de 1827. 
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tiu: "Eu mando os julgados cumplices perante o Augusto 
Tribunal da Nagao; la se defendam, se puderem; la expo-
nham as razoes que tinham para serem perturbadores". 
Terminou conselheiral: "Permanecei obedientes as Leis; eu 
farei por v6s os mais arrojados sacrificios; mas se alguem 
quiser acarretar sobre a populacao inteira as desgragas e a 
desordem, a justiga imparcial punira com todo o seu rigor 
o cu^pado, para trlunfo e sossego dos inocentes". 

Linha do fim: "Vende-se na Loja n.° 1 da rua do Cres-
po" (atual 1.° de Marco). 

No n.° 5, de 23 de abril, dizia uma Correspondencia do 
Rio de Janeiro: "Espera-se que S. M. va para Lisboa; e nes-
te caso flea S. A. o Principe Real a testa de uma Junta Go-
vernativa". Apos a materia oficial, fechou a edigao a seguin-
te nota: "S. Ex.=̂  recebeu uma bem escrita Memoria acerca 
do estabelecimento de uma biblioteca publica, o que e da 
maior importancia e utilidade. O redator esta autorizado 
para fazer saber ao Autor da Memoria e ao Publico em geral 
que S. Ex.^ nao so ja pedira este util estabelecimento, mas 
tambem o de uma Academia. Agora que o tempo mudou, 
S. Ex.^ vai propor este objeto, em Conselho, com o mais vi
vo interesse". 

O editorial do n .° 6, do dia 29, deu noticia da partida 
de D. Joao VI, de volta a Portugal, acrescentando que tal-
vez S. M. tocasse em Pernambuco. 

O n.° 8, de 10 de maio, abriu com a informagao da che-
gada, procedente da Bahia, de 53 homens que ali se encon-
travam presos em "consequencia da desgragada catastrofe 
de 1817" e foram, "depois de quatro anos de padecimentos, 
restituidos ao seio de suas familias". Outra noticia, em se-
guida a oficios e cartas regias, deu conhecimento aos leito-
res do juramento, no dia 3, da Constituigao, "nesta Vila", 
com a maior solenidade possivel. 

Outras edigoes ocuparam-se, sobretudo, das instrucoes, 
preparagao e eleigao de eleitores, ate que um Edital de Luiz 
do Rego, (n.° 15, de 14 de junho) dava os nomes dos "elei-
tos deputados em Cortes pelas duas Camaras de Olinda e 
Recife", os quais deviam viajar em breve e apresentar-se 
"ao soberano Congresso de Cortes na Cidade de Lisboa, co-
mo representantes desta Provincia". 
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No n . " 20, de 23 de julho, um editorial desmentiu a no-
ticia de que S. M., a caminho de Portugal, "ia tomar terra 
nas ilhas dos Agores, e, de la, auxiUado por uma potencia 
estrangeira, comegaria a fazer guerra as Cortes, a Consti-
tulgao e a Nagao". Outro comentario refutou ataques des-
feridos contra o Conde dos Arcos; e um terceiro, intitulado 
"Conselhos a um zoilo", ocupou-se de "papeis manuscritos 
contra o pobre redator". defendendo-o de criticas anonimas. 

O n .^ 21, de 28 de julho, narrou assim o celebre acon-
teclmento do dia 21, comprovante da inseguranga do gover-
no de Luiz do Rego, que vinha acumu^ando a odiosidade 
publica: 

"As oito e meia horas da noite, quando o Governador e 
Capitao-General desta Provinc'a se ia recolhendo a pe a sua 
casa, acompanhado de dois de seus amigos, entre os quais 
caminhava, ao chegar ao extremo da ponte da Boa Vista, e 
entrando na rua chamada o Aterro, um assassino disparou 
sobre e^e, a queima-roupa, um tiro de bacamarte, carrega-
do de balas e metralha. S. Ex.^ ficou ferido de uma bala no 
lado esquerdo do corpo, e de metralha por toda a largura do 
costado" (4). 

, A 26 de agosto, ja no n.° 28, o jornal noticiou o aniver-
sario da Monarquia Portuguesa; focalizou, no artigo "In-
dios Corcundas", a rebeliao de Cimbres, no sertao de Per-
nambuco; inseriu prodamagoes de Luiz do Rego, oficios e 
decreto das Cortes. A edigao fez-se acompanhar de um Su-
plemento, so impressa a pagina de frente, nele se informan-
do, com detalhes, a chegada de D. Joao VI a Lisboa e seu ju-
ramento a Constituigao, perante as Cortes. 

Do Suplemento ao n.° 29, de 4 de setembro, constaram 
a noticia de achar-se instituido o Conselho Constitucional 
Governativo da Provincia, liderado por Luiz do Rego, e um 
comentario a respeito do "ajuntamento de Goiana"- em lin-
guagem fria e ponderada, lamentando a ocorrencia e con-
cluindo por opinar que a paz seria restabelecida (5). 

(4) O fato historico e bastante conhecido: Joao de Souto Maior, tendo perdido, 
em consequencia da revolugao de 1817 e do governo de arrocho de Luiz do Rego, 
o pai e tres irmaos, .iurara vinga-los. Terminou scndo morto depois de dispaiar 
sua arma contra o Capitao-General. 

(5) A paz fol, realmente, restabelecida, logo no mes de outubro, com a destl-
tuigao do poder de Luiz do Rego e seu embarque para Portugal. 
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Circulando ora uma, ora duas vezes por semana, a Au
rora Pernambucana chegou ao fim com o n.° 30, de 10 de se-
tembro (Arq. de Leopoldo L. dos Santos, Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac.) (6). 

SEGARREGA (1) — Segundo jornal aparecido no Re
cife, foi impresso na oficina do Trem de Pernambuco, da-
tado o primeiro numero de 8 de dezembro de 1821. Formato 
de 27 X 18, com quatro paginas a duas colunas de compo-
sigao de 12 ciceros. Sob o titulo, a divisa: "Brincando, con-
tarei verdades puras" , vendo-se, acima dele, pequena vinhe-
t a figurando u m a cega-rega, em moldura h e x a g o n a l 

"A convite do governo — escreveu Alfredo de Carvalho 
(2) — encarregou-se da sua redagao o por tugues Filipe Me-
n a Calado da Fonseca (3), um dos impUcados nos sucessos 
de 1817 e ex-secretario da j u n t a revolucionaria de Goiana, 
homem energico, inteligente e s inceramente devotado a cau
sa liberal". 

Lia-se no art igo de aber tura : "Nao pretendo dar u m a de-
te rminada diregao a opiniao publica; limitar-me-ei a n a r r a r 
fatos despidos de todo o atavio de figuras. Minhas rer.exoes 
serao imparciais e nao serei aferrado aos meus principios ao 
ponto de desprezar as advertencias dos meus corresponden-
tes. Prometo ser fiel a palavra; referir acontecimentos, eis 
a principal tarefa da Segarrega, que tambem acolhera a cor-
respondencia noticiosa e oficiosa. 

"A Augusta Assembleia dos Sabios Representantes mar-
cha pelo trilho da Gloria, da Reputagao e da Felicidade Pu

ce) Na Biblloteca Publica do Estado encontram-se, apenas, da Aurora Perncm-
bucana, o n.o l e a primeira metade do n . ° 3. Na Biblioteca Nacional existem os 
ns. 21 e 30. Entretanto, guarda o colecionador Leopoldo Luiz dos Santos os ns. 1, 3, 
5, 6, 7, 8. 9, 10, 14, 15, 18, 20 e 28 e o Suplemento do n.o 29. 

(1) Grafia erronea. Jaime de Seguier, no seu "Dicionario PrStico Ilustrado", 
2.a edicao revista, 1928, regista: "Cegarrega — Cigarra. Instrumento que imita o 
retlnir da cigarra. Fam. Pessoa muito faladora, de voz desagradavel e impertinen-
te". Identica grafia 6 encontrada na "Enciclopedia e Dicionario Internacional", W. 
M. Jackson. Ind. Editores. Cega-Rega, por^m, 6 a grafia oficial, segundo o "Peque-
no Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa", 9.^ edigao. 

(2) "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821/1908". 
(3) Mena Calado viera para o Recife aos 9 anos de idde e faleceu com 87, 

no dla 30/8/1878. 
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blica. Mas nao bastam as suas fadigas para ultimar esta per-
feita obra dos conhecimentos humanos; exige-se^ a mais ge-
nerosa adesao, o interesse mais eficaz e o desprezo absoluto 
dos cismas que o desterrado absolutismo queira insinuar nos 
nossos coragoes. O que nao for a Constituigao em que tra-
balham as Cortes nao serve a Portugueses. 

"Os lagos que nos prendiam estao feitos em pedacos,_e 
uma vez descoberto o perdido caminho da liberdade nao 
convem a Portugueses voUar o rosto; franquea-lo aos mais 
e fazer que o pavilhao portugues tremule sobre a mais er-
guida grimpa do Templo da perfeigao; eis o nosso dever. 

"Pernambucanos, que a par de nossos pais sabeis fa-
zer-lhes honra, convem que os feitos vossos continuem a 
ilustrar o nosso Nome e o nosso Pais e a nossa Nacao". 

Ao editorial, seguiram-se: Carta Regia e o decreto de 2 
de setembro de 1821, que determinaram a eleigao da Junta 
Provisoria da Provincia, mediante o afastamento do Capi-
tao-General Luiz do Rego; expediente do Governo das Ar
mas e uma "Correspondencia" (continuada na edigao se-
guinte), focalizando o carater do povo pernambucano e a 
"quadra lastimosa" que "foi o mandato do devastador Luiz 
do Rego Barreto". 

O n . ° 2, do dia 19, pormenorizou, em artigo de abertu-
ra, o jubilo do povo pernambucano nas grandes festividades 
que assinalaram a mudanga do governo. Apos a materia ofi-
cial, divulgou o seguinte Aviso: "Todas as pessoas que tive-
rem de fazer avisos ao Publico, saida de embarcacoes, em-
barcagoes a carregar, venda de predios, de generos, de escra-
vos, compras, avisos de escravos fugidos, &, &, &, e queren-
do-o fazer pe^a gazeta Segarrega dirijam-se a Praga da Boa 
Vista n . ° 123, onde mora o redator". 

Abriu o ano de 1822, o n.° 3, publicado a 6 de Janeiro, 
trazendo outro aviso da diregao: "Os srs. assinantes desta 
folha a procurarao de ora envante: os que morarem dentro 
do Recife, na loja de Jose Inacio Ribeiro, na ponte n.° 42; 
OS de Santo Antonio, na rua do Rosario, na Botica n.° 140 
de Jose Matias da Fonseca; e os da Boa Vista na Praga da 
Botica n.o 126 de Joao Ferreira da Cunha, onde acharko os 
recibos das assinaturas que ali se podem receber". 
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A partir do n.^ 5, de 8 de fevereiro, viu-se que a casa 
impressora passou a chamar-se Tipografia Nacional. Os ns . 
7 e 11 fizeram-se acompanhar de Suplementos de 3 paginas 
impressas e uma em branco. Mais um aviso ocorreu no n.*' 
12: "Todas as pessoas que tiverem de escrever pelo Correio 
ao Redator desta folha tenham a bondade de pagar o porte 
das cartas, sem o que nao serao recebidas". 

Atingido o n.° 13, a 3 de julho, cresceu o formato do 
Segarrega, ficando com duas colunas de 16 ciceros, e entra-
ram em fungao tipos novos — mandados buscar na Ingla-
terra, pelo governo, — o que tornou a impressao bastante 
nitida sobre o papel de linho utilizado. Acompanhou-o um 
Suplemento de pagina unica impressa, porem mais compri-
da. So entao apareceu, no alto da pagina de frente, o prego 
do exemplar — 80 reis. 

O editorial da edigao em aprego condenou abertamente 
o princlpio de rebe^.iao de 2 e 3 de junho, acentuando, em 
meio a diferentes consideracoes: "O Brasil quer ser livre, 
quer ser constitucional, e o seu chefe o e, porque prometeu 
a face dos ceus, e como tal ha de ser seguido por todo por-
tugues americano que amar a patria e desejar a gloria". 

A edigao de 31 de agosto — n . ° 16 — reproduziu dois pe-
quenos discursos, lidos perante o Principe Regente e a Prin-
cesa Real, por Filipe Neri Ferreira, membro da Junta do 
Governo, que lora designado para ir ao Rio de Janeiro e en-
tregar, pessooalmente, a D. Pedro de Alcantara uma mensa-
gem de aplausos pela "sua patriotica resolugao de ficar no 
pais", desobedecendo a ordem de regressar a Portugal. 

A partir de entao, o jornal foi impresso na tipografia 
de Cavalcanti & Cia., firma que adquiriu a "Nacional" per-
tencente ao governo. 

A materia geral constituia-se de atos oficiais, reprodu-
gao de oficios permutados entre o governo local e o Regen-
cial; noticias das provincias vizinhas, as vezes do estrangei-
ro, e Correspondencias, estas assinadas, sobretudo, por Ve-
nancio Bernardino de Uchoa, Jose Maria da Cunha Guima-
raes, Filarete, Francisco Xavier Cavalcanti de Morals Lins, 
Francisco Jose de Melo, Antonio de Meneses Vasconcelos de 
Drumond, Fernando Francisco de Aguiar Montarroios, Ma-
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nuel Ferreira Portugal, Um Constitucional, Anonimo, O Pro-
curador das Ciencias da Patria e O Amigo do Bern Publico. 
O n.° 17 divulgou um discurso do patr iarca Jose Bonifacio 
Ribeiro de Andrada e Silva. Outras edigoes ocuparam-se da 
chegada de uma expedigao mar i t ima do Rio de Janeiro, des-
t inada a combater as tropas portuguesas do General Madei
ra, insurretas na Bahia . Raros anuncios, de poucas l inhas . 

Terminou o ano com o n." 20, de 2 de novembro, para 
so reencetar-se a publicagao no dia 20 de Janeiro de 1823. 

Circulando sempre em datas indeterminadas- a princi-
pio duas vezes por mes, findou ora mensal ora bimestral, 
at ingindo o n.° 27 a 27 de outubro, apos o que nao voltou 
mais a tona (Coleg. Leop. L. Santos) (4). 

RELATOR VERDADEIRO — Poucos dias apos o apareci-
mento do Segarrega, entrou o novo orgao em circulacao, 
sendo o primeiro numero publicado no dia 13 de dezembro 
de 1821, em formato de 25 x 21, com quatro paginas de com-
posigao a duas colunas de 12 ciceros, igualmente impresso 
na Oficina do Trem de Pernambuco, depois Tipografia Na-
cional. Sobre o titulo, desenhado numa fita, via-se uma vi-
nhe t a de quatro cm, representada, de cada lado, por mu-
Iher e indio, ela armada de e^mo e espada e ele de p>etrechos 
de guerra, ambos de mao estendida sobre uma coroa colo-
cada em cima de um livro — a Constituigao, nele inscritas 
as palavras "Sic semper manebunt". Sob o cabegalho, a le-
genda: "Utilius homini nihil est, quan recte loqui" (Phe-
dro). Redagao a cargo do padre Francisco Ferreira Barre-
to. Locals de venda: Loja de Antonio Xavier da Silva, no 
Patio do Colegio (atual Praga 17), e n a Botica de Jose Ma-
tias, rua do Rosario n.° 140. 

Abriu a edigao, em coluna dupla, o "Proemio" a se-
guir: "Tendo desaparecido a turbulenta e car rancuda Au
rora, que sempre, nos horizontes politicos do desconsolado 
Pernambuco, se anunciou nas trevas afrontosas de u m ceu 
tao melancolico e tao toldado como ela, fazia-se indispen-
savel que houvesse um periodico ditado pelo espirito de re-

(4) A colegao manuseada, linica existente, encontra-se desfalcada dos ns. 23 .1 
26. A Biblioteca Nacional guarda, apenas, um comprovantc: o n . " 6, de 22 de 
fevcreii-o de 1822. Na Biblioteca Publica do Estado existe a edlcao de estreia. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 9 

tidao e de imparcialidade: e o Exm° Governo Provisorio re-
solveu que, em nova redagao, se desse ao publico as noti-
cias politicas do tempo. O presente jornal, por isso mesmo 
que nao temos por agora tipos suficientes, jamais podera 
sair regularmente; e por esta causa nao Ihe assinamos dias 
determinados". 

O editorial, em uma coluna, assim comegou: "Enfim, 
adelgagaram-se as nuvens, desassombrou-se de uma vez a 
atmosfera de Olinda, dissiparam-se os vapores negros que 
a toldavam e despontou, entre os pernambucanos aflitos, o 
Sempre Memoravel e Faustissimo Dia 15 de outubro!" 
"file nos trouxe o decreto de 1.° de setembro do corrente 
ano. O Supremo Congresso Nacional anuiu as apresenta-
Qoes justissimas dos nossos infatigaveis e benemeritos depu-
tados e mandou que se instalasse entre nos um Governo Pro
visorio. Deliberagao augusta!". 

Prosseguindo, o articulista passou a noticiar as eleigoes 
de 26 de outubro, na Catedral de Olinda. "presente o Sena-
do e o Governo Constitucional Temporario de Goiana", de-
pois da solene missa do Espirito Santo e de "um discurso 
energico e bem tecido", pronunciado pelo frade M. Pegado, 
lente de Geometria do Seminario Episcopal, "e sem os mais 
pequenos vislumbres de coagao, em plena liberdade e sosse-
go". Coube a presidencia a Gervasio Pires Ferreira. Repor-
tou-se a instalagao do governo, aos oito dias de festejos pa-
trioticos e ao embarque do Capitao-General Luiz do Rego 
Barreto, de volta a Europa. 

Completaram o sumario um "Bando", com o decreto do 
governo imperial sobre tempo de servigo dos cidadaos cha-
mados ao servigo militar, e duas Correspondencias, uma das 
quais a'respeito dos acontecimentos de margo de 1817. 

No n . ° 2, de 23 de dezembro, o editorial aludiu a intran-
qliilidade em que viveu Pernambuco "ha mais de quatro 
anos", a "praga dos flagelos" e a "tirania carrancuda", du
rante a qual nada faltou "de opressao e desdouro, desde o 
roubo ate a guerra civil; desde a escuridao do carcere ate a 
infamia do patibulo", acentuando: "Um governo liberal, pa-
cifico, moderado e benefico restabeleceu de repente a ordem 
e a tranqiiilidade publica, e tudo vai tomando energia". Fo-
calizou, por fim, as ultimas medidas do governo para a pa-
cificagao da provincia. 
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Seguiu-se um "Bando", em que a autoridade competen-
te mandava fossem devolvidas as a rmas retiradas, pelos pa-
triotas, da Intendencia da Marinha e do Trem Nacional. 
Mais noticias do Rio Grande do Norte, Maranhao e Lisboa; 
Correspondencia da Russia, o "Hino Constitucional Pernam-
bucano" e o soneto "A liberdade constitucional", cujo autor, 
dizia uma nota, folgava em ocultar o nome. 

Apareceu depois um Suplemento ao n.° 2, datado de 1.° 
de Janeiro de 1822, com quatro paginas, porem metade da 
terceira e a quar ta em branco. Deu noticia pormenorizada 
da chegada a Lisboa das "42 vitimas de Pernambuco" a 13 
de outubro do ano transato, e da sua libertagao, 14 dias 
apos, gragas a sentenga dada "pela Relagao Extraordinaria 
da Casa da Suplicagao" como corolario do trabalho de defe-
sa em que se empenharam os deputados de Pernambuco 
junto as Cortes, principa^.mente o padre Francisco Muniz 
Tavares. 

Ao fim do Suplemento veio uma "Advertencia" a pro-
posito de lapsos da redagao ocorrido nas edigoes anteriores, 
enumerando-os. Fazia-o porque nao pretendia iludir o pu
blico, nao desejava que o Relator Verdadeiro ficasse menti-
roso, acrescentando: "Longe, e muito longe de nos, os falsos 
testemunhos da Aurora de Rodrigo". 

So no terceiro numero, de 19 de Janeiro, a folha divul-
gou a ordem imperial de 3/9/1821, que mandou Luiz do Re-
go entregar o governo a J u n t a eleita pela Camara de Olin-
da, assim como o decreto sobre a organizagao do "Sistema 
de Governo e Administragao Publica da Provincia de Per
nambuco", copia do termo da e^.eigao e a ta da posse. Mais 
ordenagoes, noticias de Lisboa e uma Advertencia. 

Os numeros seguintes do Relator Verdadeiro ocupa-
ram-se em divulgar, quase exclusivamente, oficios trocados 
entre o Governo Provisorio local e o do Principe Regente, e 
diferentes atos oficiais. Sua existencia chegou ao fim com 
o n.° 10, datado de 25 de maio de 1822 (Coleg. Leop. L. San
tos) (1) . 

(1) trnlca colecao existente, apenas desfalcada do n.° 10. Do Relator Verdadeiro 
possui a Biblioteca Publica do Estado um so comprovante: o n . ° 5, de 15 de fe-
vereiro de 1822. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 3 1 

1822 

GAZETA EXTRAORDINARIA DO GOVERNO — Sem 
indicagao de numero, circulou, pela primeira vez, datada de 
22 de junho de 1822, obedecendo ao formato de 28 x 25 
quase quadrado), com seis paginas, so impressas quatro e 
meia, a duas colunas de 20 ciceros. Sobre o titulo, exibia o 
escudo de armas do Brasil-Reino. Impressao da Tipografia 
Nacional. 

Sem nenhuma apresentagao aos leitores, o jornal so fez 
reproduzir, do principio ao fim, oficios trocados entre o 
Principe Regente e o Governo Provisorio de Pernambuco. 

Do mesmo modo, mas reduzida a largura das paginas 
(apenas quatro) para 22 cm, colunas de composigao de 17 
ciceros, circularam mais dois niimeros, o 2.° a 24 de julho 
e o 2.° no dia 3 de agosto (Coleg. Leop. L. Santos e Bib. Piib. 
Est.) (1). 

O CONCILIADOR NACIONAL — Entrou em circulagao 
a 4 de julho de 1822, no formato de 28 x 21, com quatro 
paginas de duas colunas a 17 ciceros de composigao. Lia-se 
sob o titulo: , 

"Admonere volumus, non mordere: 
prodesse, non laedere. 

Erasm., 

seguido, a partir do n.° 4, da tradugao: 

"Queremos admoestar, e nao morder, 
ser utll sem ofender". 

Constava do Expediente: "Vende-se na loja da Pracinha 
do Livramento n.° 60, onde se entregarao as cartas e corres-
pondencias dos cidadaos que nos quiserem ilustrar e hon-
rar com as suas luses". Impressao da Tip. Nacional, trans-
ferida, no n . ° 4, para a firma Cavalcanti & Companhia, a 

(1) O colecionador particular s6 possui os dois prinieiros numeros, e a Biblio-
teca Publlca do Estado, por sua vez, guarda, ilnlcamente, o r).° 3 do secarrao 
orgao oficlal. 
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rua Direita n.^ 256. Redagao atribuida ao padre frei Miguel 
do Sacramento Lopes Gama. Prego do exemplar — 80 reis. 

O artigo de apresentagao ocupou tres paginas e peque-
no espago da quarta , a parte restante em branco, assim con-
cluindo: 

"Increparemos os vicios em geral; exporemos franca-
mente o nosso parecer sobre as coisas do atual sistema, fare-
mos as advertencias que nos parecer acertadas; mas respei-
taremos os homens por nos serem mui caros. Esperamos do 
publico igual retribuigao, isto e, aceitaremos de bom grado 
as justas demonstragoes dos erros de entendimento em que 
cairmos, rogando a alguns esquentados, como apareceram 
na desgragada Bahia, contra o bom escritor do Constitucio
nal, que nos nao queiram emendar a pau, dura especie de 
silogismo que nao aprendemos nas escolas, que moi o corpo 
sem convencer o esplrito, e e a rma muito desigual para 
quem so sabe combater com as armas do bom senso e da ra-
zao, unicas que nos parecem liberals. 

"Estamos prontos a inserir nesta folha as correspon-
dencias com que nos quiserem honrar , uma vez que obser-
vem o decreto das Cortes, de 4 de junho proximo passado, 
sobre a liberdade de imprensa". 

Publicagao irregular, o n.° 4, de 4 de setembro, focalizou 
a dominagao portuguesa no Brasil, conclamando Pernam-
buco e o Brasil inteiro a se unirem n u m a so vontade, uma vez 
que a nossa liberdade estava em perigo. E frisou, a certa al-
tu ra : "Perca-se embora o Brasil; percam-se quatro Brasis, 
mas nao se perca a honra nacional". Terminou citando o 
padre Antonio Vieira, a proposito das vantagens da uniao 
dos povos. 

No n . ° 5, anunciava ao publico que "o sistema das Cortes 
de Portugal continua em seu espirito de oposigao a felicida-
de do Brasil". 

O ultimo numero do ano foi o 8.°, que saiu a 19 de no-
vembro. Mais de dois meses apos, precisamente no dia 23 
de Janeiro de 1823, apareceu o n.° 9, noticiando, com porme-
nores, os festejos da aclamagao do D. Pedro I como Impera-
dor Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Do n . ° 10 
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constou uma Proclamagao de S. M. I. e Constitucional no 
dia da Bengao das novas Bandeiras Brasileiras. O n.° 18, de 
31 de maio, noticiou a instalagao, no Rio de Janeiro, do Con-
gresso Constituinte do Brasil. 

A materia geral da folha constava de "Noticias de Por
tugal", Correspondencias e Comunicados, "Artigos de Ofi-
cio", ou seja, oficios das autoridades administrativas, "Avi
so Comercial" e longas "Reflexoes" (Bib. Nac. e Bib. Pub. 
Est.) (1). 

Nao se deteve a publicagao (2) e, ao atingir o n . ° 37, 
a 11 de outubro de 1823 (conforme o registo de Alfredo de 
Carvalho, nos "Anais da Imprensa Periodica Pemambuca-
na") , divulgou o Conciliador Nacional o seguinte Aviso: "O 
Redator faz certo ao Respeitavel Publico que nao escreve 
mais". Reaparecendo, um ano depois — n.^ 38, de 4 de ou
tubro de 1824 — "assumiu atitude reacionaria e, como 6r-
gao oficioso do governo do Presidente Jose Carlos Mairink 
da Silva Ferrao, analisou, com exagerada acrimonia, os ho-
mens e os acontecimentos da Confederagao do Equador". 

Segundo o mencionado Autor, sem mais pormenores, o 
periodico circulou ate o n.° 60, de 25 de abril de 1825. 

O MARIBONDO — Surgiu a 25 de julho de 1822, em 
formato de 28 x 22, com quatro paginas, metade da ultima 
em branco, impresso na Tipografia Nacional. Prego do 
exemplar — 80 reis. O titulo era encimado por interessante 
xilogravura, representada por uma arvore com casa de ma-
ribondos, debaixo da qual um homem corcunda, esbaforido, 
em atitude de quem estava pulando, a cogar-se, atacado pe-
las vespas furiosas. Trazia, ainda, no cabegalho, o conceito 
a seguir, com a assinatura de Mr. Thomas: "A justiga ultra-
jada vela em todos os coragoes". 

O artigo de abertura, de duas e meia paginas, focali-

(1) Comprovantes existentes na Blblioteca Piiblica do Estado: ns. 1 e 6. Na Bl-
blioteca Nacional: ns. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 e 18. 

(2) Na s6tima das suas "Cartas de Pitia a Damao", Frel Caneca criticou, aciT-
bamente, as 'contradlgoes visivels" do comentrista d'O Conciliador Nacional, 
partlcularlzando o n . " 34 do referido 6rgao, cuja doutrlna considerava "sofistlca, 
perlgosa e oposta Ss obrlgagoes de um escrltor publico em tempo de crlse po-
lltlca". 
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zou a situagao da politica brasileira em face de Lisboa, on-
de se ridicularizava a pretensao do estabelecimento de Cor
tes no Brasil. Frisou o prolixo editorialista: "Um tal dis-
curso jamais podia ser indiferente a a lgum brasileiro; de 
sorte que nos deixamos veneer pela tentagao de redigir um 
periodico em defesa dos nossos direitos; tarefa impossivel 
ao Maribondo, mas h a de conseguir esse ta l isman, que t em 
feito racionais papagaios, periquitos e macacos. Se os ma-
ribondos sao maus e porque se in ten ta a r ru ina r o que e de
les, e porque a justiga ul t ra jada vela em todos os coragoes". 

Ccmpletaram a edigao inicial outro art igo, cr i t icando 
u m a Correspondencia de Filarete, inser ta n 'O Segarrega; 
u m scneto e um hino patrlotico, tudo sem ass inatura . 

O n.° 2, de 12 de agosto, nao divulgou mais que t res 
mater ias : o editorial, o "Dialogo entre um inimigo e u m 
amigo da causa do Brasil", e o "Voto" enviado a Camara 
da Vila do Recife pelo dr. Tomaz Xavier Garcia de Almeida. 

Na edigao seguinte, o art igo redaclonal ocupou-se do 
"eclipse do governo" que durou "obra de duas horas" ( Jun
ta Temporaria , que subst i tuiu a presidida por Gervasio Pi-
res) . No mais, Correspondencia, inclusive u m a do padre Ve-
nancio Henrique de Rezende, a respeito de regimes gover-
namenta is , car ta que foi comentada, periodo apos periodo, 
vindo no fim, apos a ass ina tura do missivista, a de Manuel 
Paulo Quinte^a (1), redator d'O Maribondo. 

Do n.^ 4 constaram outras Correspondencias, sobretudo 
de Bernardo Jose da G a m a . 

Terminou a vida do jornal com o n.° 5, de 1 de outubro , 
o qual, a par do mesmo r i tmo de mater ia dos anteriores, 
Inc^.uiu o seguinte e melancolico Aviso: "Em u m a provincia 
onde as a rmas tem o imperio das Leis, e onde se procura 
sus tentar part idos a custa do sangue dos seus conterraneos, 
nao e possivel que se possa escrever com liberdade; e por is-
so part icipamos ao publico ser o derradeiro numero do nos-
so periodico este, que se acha n a tipografia desde a lgum 

(1) Alfredo de Carvalho (obra cltada) menciona Manuel Paulo Qulntela como 
sendo pseudonlmo do padre Jos6 Marinho Falcao Padilha, provavelmente porque 
Frel Caneca o apelidara de Frel Quintela e Padre Quintela. 

Pude veriflcar, no entanto, que, n'O Maribondo, nao ha referenda ao padre 
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tempo antes dos liltimos sucessos desta malfadada pro-
vincia". 

Os dois ultimos numeros traziam a indicagao: Tipogra
fia de Cavalcanti & Cia. (Cole?. Leop. L. Santos) (2). 

GAZETA PERNAMBUCANA — Saiu a lume, pela pri-
meira vez, no dia 14 de setembro de 1822, em formato de 
30 X 21, com quatro paginas de duas colunas largas. Im-
presao da tipografia de Cavalcanti & Companhia, custando 
o exemplar 80 reis. O titulo ocupava duas linhas: no alto, 
a palavra Gazeta, gravada em madeira e, assim, a vinheta 
logo abaixo, no centro, representada por um trofeu consti-
tuido de dois cartases, duas langas e um arco, seguindo-se, 
noutra linha, de canto a canto, a palavra Pernambucana. 
(com ponto final). Sob o cabegalho, os seguintes versos de 
Camoes ("Luziadas", canto IX, estancia XCIV): , 

"Dai na paz as leis iguais, constantes, 
Que aos grandes nao deem o dos pequenos: 
E todos tereis mais, e nenhum menos" (1). 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Esta folha, dada a 
luz em uma das epocas mais brilhantes do Brasil, talvez se-

Jos6 Marinho Falcao Padllha, ao passo que, no Didrio da Junta do Governo nao se 
faz mencao a Manuel Paulo Qulntela. 

Isto vem a proposito da seguinte documentagao, colhida no Didrio de Pernam-
buco, edlcoes de 17 de julho de 1829 e de 6 de fevereiro de 1833: na primeira 
le-se um Edltal, assinado por "Manuel Paulo Qulntela, oficial malor da Secretaiia 
do Governo de Pernambuco"; na segunda aparece um "Aviso da Presldencia", 
com a mesma asslnatura, seguida da achega: "oficial malor, no Impedlmento 
do Secretdrlo". 

A conclulr que Manuel Paulo Qulntela e o padre Marinho Falcao Padllha eram 
duas pessoas distintas. 

(2) Colegao completa. Possuem tamb^m comprovantes d'O Maribondo: a Bl-
blloteca Publica do Estado, o n.o 1, e a Biblloteca Naclonal o n.o 3. 

(1) O tlp6grafo da Gazeta cometeu erro na transcrlgao dos versos de Camoes, 
que devem ser lidos assim: 

"Ou dai na paz as leis Iguals, constantes. 
Que aos grandes nao deem o dos pequenos; 

E todos tereis mais, e nenhum menos". 
A risca de pontlnhos faz-se necessSria, porque o terceiro verso transcrito 

6, na realldade, o sexto da estSncia. 
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j a vista com sofrega curiosidade, esperando-se que ê .a ve-
n h a most rar a estrada mais cur ta para o templo da Liber-
dade Constitucional; e verdade que se as nossas forgas nos 
abandonassem, este seria o farol que nos guiara porque as 
necessidades publicas nao sao ocultas; mas o nosso fim, 
sendo outro, que tem sua utilidade, nem por isso deixamos 
de convidar os nossos patricios i luminados a enviar-nos as 
suas ideias sobre aquele assunto para nes ta folha ocuparem 
u m lugar interessante; en t re tan to , esta folha contera os 
Oficios e mais papeis do governo que houverem de ser im-
pressos, correspondencias e mais escritos que por sua na tu -
reza devam ser publicados, noticias nacionais e estrangei-
ras, pregos correntes, ent radas e saidas de embarcagoes e to-
dos OS avisos que se qu'serem fazer ao publico, para o que as 
pessoas interessadas se dirijam a Tipografia na rua Direita 
n. ° 256. Por ora saira u m a vez por semana enquanto os 
t rabalhos da Tipografia nao puderem apron ta r duas" . 

Constaram, mais, da edigao de estreia, dois longos ofi
cios da J u n t a Provisoria do Governo ao Principe Regente, 
sobre a sublevagao de 2 e 3 de junho, em que oficiais e sol-
dados da 1.^ e da 2.'' l inha puseram o Campo do Erario em 
polvorosa; longa CorrespwDndencia do padre Venancio Hen
rique de Rezende, que se defendeu de acusagoes d' O Mari-
bondo, afirmando, enfat icamente: "Saiba o mundo inteiro 
que eu sou amantissimo da causa do Brasil"; e u m a lista de 
"Pregos Correntes". Acompanhou-se, ainda, de um "Suple-
mento a Pernambucana", com uma pagina e meia impres-
sas contendo "Noticias Nacionais" e "En t radas e Saidas de 
Embarcagoes". 

A publicagao do jorna^. nao se fez semanalmente , como 
pretendia, mas em datas indeterminadas, dando edigoes de 
oito paginas, a 160 reis o exemplar, como os ns. 2, 4 e 9. En-
tre OS ns. 5 e 6, este de 15 de Janeiro de 1823, houve u m in-
terregno de quase dois meses. 

O n.° 3, de 22 de outubro, reproduziu a troca de car tas 
entre D. Joao VI e seu filho D. Pedro, quando este repeliu 
as Cortes de Lisboa, declarando-se "Principe Regente do 
Brasil e seu Defensor Perpe tuo" . Logo abaixo, lia-se a Pro-
clamagao "aos honrados paulistanos". da tada de 8 de se-
tembro, concluindo com oficios da J u n t a do Governo local 
e aniincios. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 3 7 

Na quar ta edigao, dada a publico a 9 de novembro, in-
seriu-se longa oragao do deputado baiano Cipriano Jose 
Bara ta de Almeida, pronunciada no Congresso de Lisboa, 
"por ocasiao do parecer da Comissao sobre os negocios do 
Brasil". 

A .̂em da materia de rotina, uma nota sob o titulo 
"Anunc;o", assinada pe'o Redatcr da Pernambucana, decla-
rava haver resolvido ampliar o programa da fo^ha, para tor-
na-la "mais interessante ao publico. Faria, dai por diante, 
"algumas reflexoes politicas ou morals", acentuando: 

"...esperamos satisfazer a expectacao dos leitores, no 
que nao pouparemos quanto estiver em nossas forcas, e ro-
gamos aos mesmos queiram ilustrar-nos com suas luzes. 
Como, porem, esta gazeta toma de hoje em d'ante uma 
at i tude que pode comprometer-nos para algumas pessoas, 
advertimos, a maneira do Diar'o Constituciona,^ que nao 
sabemos jogar espada nem pau nem esgrima, atirar pistola 
ou faca: em uma pa^avra, nao sabemos manejar arma algu-
ma, nem as trazemos conosco. Portanto, desprezando todos 
OS desafios que com qualquer deles nos hajam de fazer, 
aceitamos porem aquele mais usado pelos escritores, cujas 
a rmas sao a pena e a razao". 

O n.^ 5 saiu com sete paginas impressas e uma em 
branco, datado de 27 de novembro. Seu editorial verberou a 
at i tude dos "homens sem consideragao" da Camara de Olin-
da, que aprovaram a depuragao do deputado e'eito pela pro-
vincia, o "benemerito padre Venancio Henrique de Rezen-
de", "um representante capaz de propugnar pelos interes-
ses de sua patria". O comentarista considerou "um crimi-
noso procedimento" a acusa^ao ao sacerdote de ser "repu-
blicano e, por consequencia, inimigo da causa do Brasil", o 
que ele ja desmentira categoricamente. 

Da mesma edigao constou a reprodugao da At a da so-
lenidade da aclamagao de D. Pedro I, Imperador Constitu-
cional do Brasil e seu Defensor Perpetuo. 

Depois, no n.° 6, ocupou-se a redagao, longamente, do 
"despotismo" da Camara de Olinda. Uma Correspondencia 
de Joao Pires Ferreira defendeu, documentadamente, a acu-
sagao feita a seu pai, Gervasio Pires Ferreira. de haver ex-
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torquido o Erario, a titulo de indenizagao de prejuizos que 
tivera na revolucao de 1817. 

Em seu n.° 9, de 15 de margo de 1823, a Gazeta, n u m 
editorial de tres paginas, comentou a deposigao, ocorrida 
em fetembrc, da Jun ta presidida por Gervasio Pires, a elei-
cao~do Governo Temporario, seguida da eleigao do Governo 
Prov'sorio, e os acontecimentos de 21 de fevereiro. 

No n.*' 12, de 18 de abri' , atacou os inimigos que t raba-
Ihavam para "empecer a marcha majestosa da nossa inde-
pendencia politica". 

Nova orientacao veio a tomar a Gazeta Pernambucana 
a part;'r do n.*' 15, de 7 de agosto. Com a retirada para o Rio 
de Jane ' ro, do seu redator, padre Venancio de Rezende 
(cujo mandato de deputado a Assembleia Constituinte foi 
confirmado pel a Comissao de Poderes), assumiu a fungao 
Cipriano Jose Barata de Almeida, que escreveu: 

"Abre-se uma nova carreira a nossa pena e as nossas 
ideias. Tendo o redator da Gazeta Pernambucana embara-
Qos para continuar a publicar esta folha, veio por um aca-
so ter a mim o trabalho, que de boa vontade tomo para su-
prir muitas co^'sas que nao podem abranger as Sentinellas; 
o publico pode olhar para ela como continuagao daqueles 
brados de alerta que dou nas quar tas e sabados. Meu desejo 
6 beneficiar a patria, espa^har livres doutrinas e i luminar a 
todos. Nao e, portanto, necessario fazer preambu^os, porque 
esta e a Pernambucana do costume, so com a diferenga de 
ser o estilo um pouco mais livre; basta de advertencia; eu 
entro ja a fazer o meu oficio". 

"Ambos OS redatores — escreveu Alfredo de Carvalho 
— foram partidarios apa'xonados do Constitucionalismo e, 
nas colunas da Gazeta, proclamaram energicamente as van-
tagens das instituigoes monarquico-representativas e cobri-
ram de louvores entusiasmados a D. Pedro, "o seu amado e 
perpetuo defensor"; em ambos dominava a animosidade im-
placavel contra os reacionarios (corcundas) e odio sem tre-
guas aos Portugueses". 

Em o n.o 16, de 14 de agosto, uma Correspondencia de 
Manuel de Carvalho Pais de Andrade desmentia a acusagao 
de que estivesse "alistando eleitores para elegerem um go-
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verno republicano", t e rminando com a afirmacao de que 
era "um liberal constitucional". 

O n.° 21, de 18 de setembro, divulgou apenas atos ofi-
ciais. 

A mater ia da folha, alem dos editorials, nao constan-
tes, constituia-se de Correspondencias, Noticias das Provin-
c;as e do Exterior, Avisos, Atos Oficiais da Regencia e do go-
verno local, informagoes comerciais e pequenos aniincios. 

Finalmente , verificada a prisao do revolucionario Ba-
ra ta , ocupou a fungao de redator, no n.° 23. de 23 de dezem-
bro, Manuel Clemente do Rego Cavalcanti, passando o jor-
nal a defender "os interesses do Morgado do Cabo, Francis
co Pais Barreto, contra os partidarios de Manuel de Carva-
Iho Pais de Andrade", artigos que "foram vitoriosamente 
combatidos por Frel Caneca, n 'O Typhis Pernambucano, e ti-
veram por consequencia a anu^agao da venda da t:pografia, 
de que o governo se apoderou, e a supressao do jornal". 

O ult imo niimero publicado, segundo Alfredo de Carva-
lh.o, foi o 28.o, de 12 de abril de 1824 (Cole?, Leop. L. San
tos) (2). 

GAZETA DO GOVERNO TEMPORARIO — Circulou 
no dia 26 de setembro de 1822, sem numeragao, em forma-
to de 28 X 21, com quatro paginas de duas boas colunas. 
Impresso n a tipografia de Cavalcanti & Companhia, utili-
zou, como os demais orgaos da epoca, papel de l inho. 

Foi o seguinte o sumario da mater ia divulgada na edi-
qsio: "C'rcu^ar a todas as Camaras e capitaes-mores da Co-
marca de Olinda e Recife e a todos os comandantes dos cor-
pos da 1.* e 2.^ l inha", comunicando a posse do Governo 
Temporario, presidido por Francisco de Paula Gomes dos 
Santos; outra , no mesmo sentido, sobre a posse do Gover-
nador das Armas, Pedro da Si'va Pedroso; Termo de posse 
do mesmo Governo; Oficio de Gervasio Pires Ferreira aos 
Presidente e membros da J u n t a Eleitoral do Distrito de 

(2) A colepao manuseada compreende os ns. l a 12, 16 e 21. Na Biblioteca Pu-
blica do Estado so existem dots comprovantes: os ns. 1 e 3. Os dados referentes 
aos ns. 15 e 23 foram extraidos dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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Olinda, apresentando sua renuncia da fungao de Presidente 
da primeira J u n t a Governativa, antes de ser deposta; "Ex-
posigao ao Publico" sobre os motins recentes, e outros do-
cumentos oficiais (1) (Bib. Piib. Est.)-

GAZETA DO GOVERNO PROVIZORIO — Impresso n a 
tipografia de Cavalcanti & Cia., em formato de 28 x 21, com 
quat ro paginas a duas colunas de 14 ciceros, circularam, 
pelo menos, duas edigoes, sem declaragao do numero, da ta -
das de 6 e 26 de outubro de 1822. 

o rgao oficial, conforme indica o ti tulo, inseriu o pri-
meiro numero: a tas eleitorais da J u n t a e documentos relati-
vos a soltura dos "cidadaos presos pela tropa em Olinda e 
imediagoes", constando do outro um "Extra to d'O Espelho 
(jornal do Rio de Janeiro) de 24/9/1822", a respeito da si-
tuagao poUtica; decreto do Principe Regente, Cartas de 
Lisboa, etc. (Bib. Pub. Est. e Cole?. Leop. L. Santos) (1 A) . 

1823 

GAZETA EXTRAORDINARIA PERNAMBUCANA — 
Edigao da Gazeta Pernambucana , circulou — numero unico 
— no dia 3 de Janeiro de 1823, com apenas duas paginas, 
colocados sob o titulo os mesmos tres versos de Camoes e 
tambem impressa na oficina grafica de Cavalcanti & Cia. 

Divulgou o seguinte: car ta ao Redator, firmada pe^os 
deputados brasileiros as Cortes de Lisboa, na r r ando a odis-
seia da sua ret i rada de Portugal — onde se achavam "com-
prometidos pela causa da pa t r ia" — feita atraves da Ingla-
te r ra e da I lha da Madeira, para, finalmente, chegar ao 
porto do Recife; proclamagao aos pernambucanos, sobre os 
motivos da ret irada, e uma car ta de Cipriano Bara ta — um 
deles — denunciando a vinda de tropas lusi tanas pa ra re-
forgo as unidades do General Madeira, que lutavam, n a 
Bahia, contra a emancipagao do Brasil (Coleg. Leop. L. San
tos) . 

(1) Conforme o registo dos "Anais", houvera outra edigao, datada de 21 de 
setembro, com apenas duas paginas. 

(1 A) So existe um comprovante em cada uma das fontes vlsltadas. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 4 1 

DIARIO DA JUNTA DO GOVERNO — Entrou em cir-
culagao no dia 8 de fevereiro de 1823, obedecendo ao forma
te de 29 X 20, com quatro paginas de duas colunas a 18 
ciceros, impresso na tipografia de Cavalcanti & Cia. Reda-
gao a cargo do padre Jose Marinho Falcao Padilha, trazia 
sob o titulo a frase de Tito Livio: "Quid autem, si vox libera 
lion sit, liberum esse?". Prego do exemplar — 80 reis. 

O editorial de abertura versou sobre a situagao politi-
ca e o respeito que declarava devido pelos pernambucanos 
ao governo da Provincia e ao "imortal Imperador", con-
cluindo: 

"O governo nos tem incumbido de dar ao prelo a sua 
tarefa cotidiana; e esta a materia da presente folha, que 
nao podendo a escassez da Imprensa da-la todos os dias, 
ela contudo abrangera as tarefas passadas. Nos resumire-
mos OS trabalhos do governo, desde a sua instalagao; ate 
que, ficando em dia possamos publicar por extenso o seu 
Expediente. Mas, para suavisar a seca leitura de oficios, 
portarias, etc., nao pouparemos, alem das noticias interes-
santes, nossas fracas reflexoes; admitimos uma correspon-
dencia util k Patria; nos temos um governo liberal, que a\-
meja os conselhos e mesmo as censuras dos seus concida-
daos: todo homem pode errar. Porem os pasquins e libelos 
famosos so fazem perder aos governos a forga moral tao 
precisa para reger povos". 

Seguiram-se atos oficiais da Junta do Governo Proviso-
rio chefiado por Afonso de Albuquerque Maranhao, que as-
sumiu o poder a 25 de setembro de 1822, em substituigao a 
Junta Temporaria, que so governou seis dias depois de ha
ver deposto a Junta presidida por Gervasio Pires Ferreira. 

O n.° 2 transcreveu artigo do Correio Brasiliense, de 
Londres, o qual comentou e resumiu o projeto de Constitui-
gao politica do Brasil. 

Prosseguiu a folha, inserindo comentario de abertura, 
proclamagoes, oficios, transcricoes e o Expediente da Junta 
do Governo. 

Nao satisfeita com a orientagao que o redator dera ao 
Diario (so circulava uma vez por semana), a Junta do Go
verno substituiu-o, ao que se sabe, pelo padre frei Miguel do 
Sacramento Lopes Gama. Tanto que, no n . ° 6, que saiu a 
27 de margo, assim se expressou o artigo inlcial: 



4 2 LUIZ DO NASCIMENTO 

"Encarregado pela Excelentissima Jun ta de redigir este 
Diario, em que devem aparecer principalmente os seus tra-
balhos, e de nosso dever anunciarmos ao publico a razao que 
teve a mesma Excelentissima Jun ta para despedir o seu 
primeiro escritor, o qua^, suposto seja dotado de estimaveis 
qualidades e de reconhecida adesao a causa do Brasil, toda-
via, levado talvez de um malentendido zelo, e porventura 
desconhecendo os Mmites de sua tarefa, ultrapassou-os, de 
modo que reduziu o Diario a veiculo das suas opinioes par-
ticulares, que, por isso que saiam debaixo daquele titulo, 
deviam passar por serem da Excelentissima Jun t a " (1). 

O editorial aludiu a comentarios da folha, que, na edi-
gao anterior, dera a publicidade "o dito estupido e desafora-
do, de um ou dois biUres, de que S. M. I. esbofeteara o depu-
tado (padre) Francisco Ferreira Barreto, caliinia indigna 
de recordar-se, quanto mais de ocupar a atengao de um re-
dator. Para prova indestrutivel da geral reprovagao em que 
caiu esta folha, basta saber-se que quase ninguem a com-
prava, de maneira que o seu produto nao chegava para as 
despesas da tipografia. Este Diario, d'ora em diante so con-
tera os trabalhos da Excelentissima Junta, sobre os quais to-
maremos a bem entendida liberdade de fazer as reflexoes que 
julgarmos convenientes". 

Concluiu advertindo: "...nao somos sa^.ariados e por isso 
nao havera motivo de nos taxarem de panegirista venal da 
Excelentissima Junta. Louvaremos o que em sua adminis-
tracao acharmos digno de louvor e censuraremos, com o 
respeito e moderacao devida, as coisas que nos parecerem 
desacertadas. Eis o que nos entendemos por liberdade de 
imprensa; eis os deveres que curaremos de preencher". 

Em artigo na edigao seguinte, o novo redator concla-
mou OS pernambucanos a se conservarem em estado de aler-

(1) Enquanto Isto, Frci Canoca, na primelra das suas "Cartas do Pitia a DDniSo'', 
de 7/3/1823 ("Obras Politlcas e Literarias de Frci Joaqirm do Amor Divlno 
Caneca", colecionadas pelo Comendador Antonio Joaqulm de Molo, Tomo II, 1.^ 
edicao. Tip. Mercantil, Recife, 1876), fez rigorosa analise dos cinco primeiros 
numeros do Didrio da Junta do Governo, que dizia redigidos "pelo Frei Qiiintela" 
c a quern chamou "um burro debaixo da figura de homem". 

Acrescentou que o Padre Quintela comprometla a Junta Provisoria do Gover
no Provincial de Pernambuco; reprovou-lhe "a ignorancia, o dcscaramento e o 
desaforo" e acusou, de cambulhada, os padres Barreto e Lopes Gama, como apa-
niguados do redator . 
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t a contra os Portugueses, que pretendiam subjugar-nos por 
meio das armas , minando, "surdamente , o suntuoso edificio 
da nossa emancipagao e independencia politica". Pergunta-
va e comentava: "Com que titu^o pretendera Portugal dar-
-nos sempre a lei? Nao e absurdo que um imenso continente 
seja governado por um pequeno cantao? A natureza nao fez 
o satelite maior do que o seu planeta" . "N6s somos livres, 
pois que o queremos; pois que o podemos ser; e esta a ordem 
da natureza" . , 

Completaram o n.^ 7: "Colecao de Maximas Politicas"', 
"Bando", oficios e portarias da J u n t a e decretos do Gover-
no Imperial. 

Seguiu-se a pub^icagao, consti tuida de pecas oficiais, 
a^em dos "artigos d'oficio" e dos "Aforismos de Mr. Bonnin", 
a inda circulando semanalmente . 

O editorial do n.^ 13, de 20 de maio, defendeu "o doce 
nome de D. Pedro I", que significava, mais do que tudo, "pai 
e amigo dos seus muito leais pernambucanos e de todos os 
brasileiros, que, de maos dadas, Ihe erigiram um Trono, 
cujas bases indestrutiveis sao os seus proprios coragoes". 

Do n.^ 14, no dia 27, constaram: o editorial "Origem 
e objeto do governo considerado em geral"; Aforismos; noti-
ciario sobre o bloqueio do porto da Bahia e a passagem da 
esquadra imperial comandada pelo a lmirante Cochrane; 
Correspondencias e expediente da J u n t a do Governo. 

No n . ° 17, publicado a 18 de junho, alterou-se o ti tulo 
para Diario da J u n t a do Governo de Pernambuco e sobre ele 
ap6s-se o escudo das a rmas imperials. Abriu a edicao o edi
torial "O que e a politica", ocupando quase duas paginas em 
tipo corpo 8, bat ido. Entre outros topicos, lia-se que a poli
tica era "quase sempre enganadora e cruel"; quase todos os 
seus projetos t inham por f'm a opressao ou a conquista. 
Ainda os Aforismos; u m a Correspondencia de Jose Joaquim 
de Carvalho e alguns atos oficiais. 

Em dezembro, sob o governo presidido por Manuel de 
Carvalho Pais de Andrade, reduzia-se o titulo para Diario do 
Governo de Pernambuco, assim encontrado o n .^ 44, de 
12 de Janeiro de 1824. 
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Dois mesesdepois , ainda sofreu o nome do jornal a ul
t ima redugao, passando a chamar-se, simplesmente, Diario 
do Governo. Ao mesmo tempo, extinta a firma Cavalcanti & 
Companhia (constituida de Filipe Mena Calado da Fonseca 
e Manuel Clemente Cavalcanti de Albuquerque e adminis-
t rada pelo ingles James Pinches) , cujo acervo voltou a posse 
do governo, sob a ant iga denomina^ao de Tipografia Nacio-
nal, nesta continuou a impressao do orgao oficial (2) . 

Existe, finalmente, comprovante do n.° 67 (3), de 24 de 
julho de 1824, que teria sido o derradeiro publicado. So di-
vulgou materia de carater oficial (Bib. Pub. Es t . , Bib. Nac . 
e Coleg. Leop. L. Santos) (4). 

i 
SENTINELLA DA LIBERDADE NA GUARITA DE PER-

NAMBUCO — Alerta! — Comegou a publicar-se no dia 9 de 
abril de 1823, em pequeno formato de 19 x 13, com quat ro 
paginas, a principio duas colunas normals e, depois, em co-
luna larga. Trabalho grafico de Cavalcanti & Companhia, 
a rua Direita n.° 256. Vendia-se o exemplar a 40 reis, n a Loja 
da Gazeta, a Pracinha do Livramento n . ° 60, circulando as 
quartas-feiras e aos sabados. Quando havia Sup^emento 
(apenas duas paginas) , custava, a parte, 20 reis. Redator 
unico: o medico baiano Cipriano Jose Bara ta de Almei
da (1). 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Tern aparecido em 
publico duzias de gazeteiros no Brasil, e eu ja estou cansa-
do de ler coisas que pouco ou nada podem concorrer para a 
ilustragao de povos livres e bem da Patria. Persuado-me que 

(2) Segundo Alfredo de Carvalho ("Anais"), dcsde quando a folha passou a 
denomlnara-se Diario do Governo de Pernanibuco, teve como redator Jos6 da Ni-
tlvidade Saldanha. 

(3) No registo do Diario do Governo, nos referidos "Anais", consta o n.o 37, 
o que se pode atribuir a descuido da revisao. 

(4) Bem poucos foram os exemplares manuseados, assim dUtribuidos: Colegao 
particular do escritor Leopoldo Luiz dos Santos: ns. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 14. Bibllote-
ca Publlca do Estado: ns. 1, 17 e 67. Biblioteca Nacional: ns. 13, 44, 65 e 67 e o 
Suplemento do n .° 66, s6 impressa a pagina de frente. 

(1) Escreveu Calo Prado Junior ("Evolucao Politica do Brasil e outros cslu-
dos", pag. 209, Editora Brasilliense, 3.a edigao, Sao Paulo, 19611: " . . .esquecirlo 
embora, Cipriano Barata ombrela vantajosamente com qualqucr das grandcs figu-
ras consagradas daqueles anos de luta que transformaram o Brasil de colonia em 
nagao livre, e deram ao povo brasileiro suas primeiras liberdades". 
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um gazeteiro e escritor (2) que pode ensinar, edificar e fi-
xar a opiniao publica, e ate moralizar os homens: meus de-
sejos sao estes. Hei de escrever para os da Cidade e da Al-
deia, homens, mulheres, sabios e pouco instruidos: mas to-
dos OS meus discursos, se bem refletirem, hao de saber sem-
pre ao bem geral da Patria". 

Apos uma serie de consideragoes, concluiu: "PeQO aos 
leitores que, ouvindo o meu bradar, acordem e, vigilantes, 
defendam a nossa Independencia, nossa Liberdade e Pa
tria. O Brasil esta recheado de traigoes e intrigas: por mar 
e terra; em Portugal e entre nos mesmos se maquina a nos
sa perdigao e cativeiro; porisso, mil vezes torno a gritar pa
ra a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e todas as Provin-
cias: "Herois, alerta! alerta!". 

A Sentinella t inha como objetivo principal defender a 
Independencia e a Monarquia constitucional, clamando 
"vinganga contra os vandalos Portugueses". Sucediam-se os 
artigos nesse tom, repisando temas, como dizia, para "fazer 
recordar", tais como: "Liberdade de Imprensa", "Jurados no 
Civil e no Criminal". "Responsabilidade dos ministros e de-
mais empregados publicos", "Veto absoluto", "As leis fora 
do J f̂osso Soberano Congresso", "Contra a maldita invengao 
de duas Camaras, uma baixa e uma alta, formada de ho
mens ricagos", etc. 

O n.° 13, de 17 de maio, abriu com um artigo no qual 
declarava: "...maquinam chamar-me a um Jurado, para res-
ponder sobre os danos que pode causar a Sentinella n.° 9, 
enquanto a ma fe e a falta de patriotismo pretendem sufo-
car a voz da verdade e estabelecer em Pernambuco o reino 
das trevas e do arbitrio". 

Os editorials, a partir do n.<̂  9, terminavam com as ex-
pressoes: "O do Governo, alerta! — o das Provincias, 
alerta!" 

A referida edigao inseriu uma Correspondencia com 
cerca de 100 assinaturas, de apoio a Cipriano Barata. Dizia, 

(2) Os gazeteiros de hoje sao outros: nao escrevem o jornal; aprcj;oani-no 
pelas ruas, atralndo compradores, trocando-o por cruzeiros. 
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entre outros conceitos: "...a sua doutr ina politica e a mais 
liberal e coerente com os principios a tua lmente proclama-
dos" . E divulgou o seguinte Credo Politico, que corria em 
Pernambuco, acabado "modelo de patr iot ismo": 

"I — Creio n a Santa Independencia absoluta do Impe-
rio do Brasil; e de tal sorte que, a inda hoje, que-
rendo a^.guem uniao com Portugal , nao se deve 
consentir nessa uniao, seja o pretexto qual for. 

II — Creio na Comunicagao e reuniao das Provincias, 
que para terem forga hao de formar um so corpo 
macigo, a fim de fazer oposigao, e dissolver qual-
quer t r ama que possa ser inventada para desor-
ganizar o sistema liberal. 

I l l — Creio na Remissao, ou alivio das nossas desgragas 
por meio de uma Constituigao liberal, como foi 
ajustado, na qual parece de razao que nao haja 
veto absoluto, nem a iniciativa das Leis fora das 
Cortes ou Congresso Soberano; nem duas Cama-
ras, nem o comando das Armas no nosso Impera-
dor; e na qual deve haver Jurados no Civil e Cri
me, e liberdade de imprensa, e a responsabilidade 
dos Ministros e de todos os Empregados publicos; 
alem de tudo mais segundo as Bases, que j-«- foram 
juradas , e de que parece nao nos devemos apar ta r . 

IV — Creio na Ressurreigao da liberdade da imprensa; 
na destruigao das devassas, terrores e espias pela 
vigilancia do nosso Congresso Soberano; e na des
truigao de tudo mais que nos e danoso. 

V — Creio na Vida eterna da Constituigao e no Patr io
tismo Brasileiro, Vigilancia e bom Governo do Im-
perador; constancia e valor das Provincias. Amem, 
Jesus". 

O n.° 19 fez-se acompanhar de um Suplemento de qua-
tro paginas. 

Sem mencionar nomes, a Sentinella n.° 32, de 23 de ju-
nho, comentou, na ul t ima pagina: "Sera crivel que os 
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pernambucanos recebam e dem posse a um Chanceler e u m 
Bispo, ambos marinheiros (3), quando se t r a t a de nao ad-
mitir essa gente que e nossa inimiga? Porventura deve-se 
obedecer ao Ministerio do Rio, a ponto de recebermos em 
nosso seio cobras cascaveis ou surucucus? A obediencia nao 
obriga a tan to ; assim como nao obriga a ninguem a se ati-
rar de uma torre abaixo. Ninguem receba. Fora! fora! Se o 
contrario acontecer, direi que os pernambucanos nasceram 
para escravos". 

Duas edigoes apos, o redator focalizava a "pouca ativi-
dade da Exma. J u n t a desta provincia" e "o estado critico 
dos negocios publicos", acentuando: "...o povo queixa-se de 
terem entrado, do mes de Janeiro para ca, mais de 400 Por
tugueses, novos aventureiros, que se podem reputar outros 
tan tos inimigos do nosso sossego". E concluiu: "Devera o 
povo estar calado se vir a Pat r ia em perigo evidente e a Pro
vincia as bordas do precipicio? A Divina Providencia nos 
ilumine e o seu Poder nos sustente". 

Noutros artigos, vinha criticando os corcundas (parti-
darios do Gabinete Ministerial) , a que chamava " u m pu-
nhado de sevandijas". 

Constou do n.*' 52, de 1 de outubro (repetido noutras 
edigoes): "Sinai da f Catolico e Politico, que devem fazer 
todos OS Brasileiros, de manha , quando se levantarem; 
quando sairem para a rua, e quando se deitarem; e que, de 
iioje em diante, deve ser o principio de todas as Sentinellas, 
a fim de refrescar a memoria dos Constitucionais Livres, 
com OS primeiros objetos que devem fazer aceitar uma Cons-
tituigao e sem eles nao: 

"Pelo Sinai da San t a f, Livre-nos Deus Nosso Senhor do 
Comando das Tropas do Imperador e do Veto Absoluto, que 
e irmao do Despotismo; de nossos Inimigos Nobres em Ca-
m a r a e sem ela, formando nobreza hereditaria com morga-
dos e vinculos. Em nome do Padre, seja criada a completa 
Liberdade da Imprensa e da Consciencia; em nome do Fi-
Iho se crie a Liberdade das Industr ias de Corpo e Espirito; 
para se gerarem Ciencia e riqueza, com toda seguranga in
dividual; em nome do Espirito Santo se crie ja o verdadeiro 

(3) Marinheiro, ou Galego, era alcunha dada ao portugu§s que Imlgrava em 
Pernambuco. 
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Tribunal dos Jurados e a Responsabilidade dos Ministros e 
de todos OS empregados piiblicos. Amem". 

Desde o n.^ 45, de 6 de setembro, fechava a ultima pa-
gina de cada edigao o grito: " 6 da Sentinela da Praia Gran
de, Alerta!" (4). 

No mes em aprego, dia 15, verificou-se um movimento 
militar no Recife, do qual resultaram a deposigao e prisao 
de Joaquim Jose de Almeida, Governador das Armas, e a re-
nuncia forgada de Afonso de Albuquerque Maranhao e do 
padre Jose Marinho Falcao Padilha, respectivamente, pre-
sidente e secretario da Jun ta do Governo Provisorio, for-
mando os membros restantes um triunvirato, assim consti-
tuido: Francisco Pais Barreto, Francisco de Paula Caval-
canti de Albuquerque e Manuel Inacio Bezerra de Melo, 
"simpaticos a causa vitoriosa". 

Segundo apurou Alfredo de Carvalho ("Anais"), "logo 
tiveram princlpio manifestagoes hostis a Cipriano Barata; 
em dias de outubro, um grupo de inferiores e soldados da 
Companhia de Oavalaria, do Capitao Francisco Jose Mar
tins, foi a loja onde se vendia a Sentine,lla e, sem respeito 
algum ao direito sagrado de propriedade garantido pelas 
leis, prorrompeu no desatino de rasgar quantas achou. Con-
cluiu a sua insolencia com ameagas de que espancaria ao 
proprio dono se se atrevesse a opor-se a este desenfreado 
proceder". 

O jornalista nao se intimidou. Combateu, virulenta-
mente, o projeto de Constituigao em tramite na Assembleia 
Legislativa, fazendo-o em edigoes sucessivas, da primeira a 
ultima pagina do jornal. Em meio as suas consideragoes, 
frisou, no n.° 60, de 29 de outubro: "Estou persuadido que 
a nossa Soberana Assembleia, ora residente no Rio de Ja
neiro, para validade de seus trabalhos, deveria ser mudada 
para Sao Paulo, ou qualquer provincia pacifica, onde, traba-
Ihando desassombradamente, faria a Constituigao e a man-
daria para o Imperador a jurar; ficando ela desde logo sem 
o comando das Tropas, das quais se deve extinguir metade 
ja e ja; a nao se obrar dessa maneira, tudo e nulo". 

(4) Estava clrculando, no Rio de Janeiro, outra Sentinella (ver pSg. 53), 
Inspirada pela de Pernambuco. 
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J a saiam as edigoes com seis paginas e, no n.^ 64, au-
mentava-se o prego do exemplar para 60 reis. Mas, estava 
por u m fio a existencia da Sentinella. 

Apos a publicagao do n.° 65, numerosa forga a rmada 
cercou a residencia de Cipriano Barata , na madrugada de 
16 de novembro, conduzindo-o preso para a Fortaleza do 
Brum. 

Na prisao redigiu ele o n.^ 66, datado de 19 de novem
bro de 1823, aumentando-lhe o t i tulo para Sentinella da Li-
berdade na Guar i ta de Pernambuco, Atacada e Presa n a 
Forta^leza do Brum por Ordem da F6r?a Armada Reunida . 
Alerta! Narrou, nessa edigao, as perseguigoes, de carater 
eminentemente politico, de que se to rna ra alvo. Comentou, 
primeiro, "as intr igas que a Corte do Rio de Janeiro tem 
introduzido no Recife", para afasta-lo das lides da impren-
sa. Transcreveu, a seguir, seu oficio de 10 de novembro, 
em que solicitava passaporte a J u n t a do Governo de Per
nambuco, para o "deputado as Cortes Gerais Soberanas do 
Brasil, pela Provincla da Bahia", assim concluindo: "...por 
isso, desejando a paz de todos e a tranqiiilidade do Brasil, 
quer sair ja desta provincia, para se conservar a ha r -
monia de que t a n to pende o sossego part icular publico; por-
tan to , requer a VV. EExxs. Ihe mandem passar o seu passa
porte para a cidade da Bahia, na forma do estilo". 

Sucedeu que t inha sido dirigida u m a representagao ao 
governo, com numerosas assinaturas , instando para que os 
deputados (Cipriano Bara ta e outros) nomeados "para a 
soberana Assembleia do Brasil, aqui residentes, fossem to-
m a r acento naquele Congresso", como deviam. Explicou o 
jornalista os motivos por que nao pretendia participar dos 
t rabalhos de u m a Assembleia "cercada de mais de sete mil 
baionetas". Aludindo as " tentat ivas que se fizeram para o 
seu assassinio", terminou: 

"Desde agora nos despedimos dos bons e briosos Senho-
res Pernambucanos , Paisanos, Militares, Eclesiasticos, etc., 
pois o despotismo esta sobre mim com unhas e dentes. 
Ocultas ordens vindas do Rio fizeram que eu fosse surpreen-
dido em m i n h a casa pelas 8 horas da noite, pelo capitao 
Mart ins e coronel Aleixo, com 150 soldados armados e mu-
niciados, com alaridos a ponto de tocar clarins e cornetas; 
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cercaram-me a casa e quiseram arrombar-me a porta; mas, 
desistindo desse atentado esperaram" ate de manha, tempo 
em que fui preso e levado ao forte do Brum, onde me acho 
sem forma alguma de justiga, nem respeito a Soberana As-
sembleia e ao povo. O governo tem se mostrado o maior au-
tor da desordem, pois pretende mandar-me, a forga d'armas, 
para o Rio de Janeiro, a fim de me sacrificar aos furores da-
quele Gabinete e dos Marotos (fora, Marotos do Diabo!) e 
ate do Clube do Apostolado (5). Portanto, adeus, Pernambu-
co! eu nao desejarei que tu sejas escravo, como Graco de-
sejou ao povo Romano. Eu desejo a Pernambuco liberdade, 
e darei o derrade^ro suspiro ajudando em seus briosos es-
forgos. Adeus, meus Caetes! Nossos irmaos Caetes sao ingra-
tos aos Tupiniquins, mas eu Ihes perdoo, porque nao sabem 
o que fazem. Adeus, Pernambuco! Adeus, Paraiba! Adeus, 
Alagoas! Adeus, Provincias do Norte. Adeus, adeus!" — " 6 
da Sentinella da Praia Grande, Alerta!" (6). 

(5) O Apostolado, ou Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, foi uma 
Iniclativa de Jos6 Bonlfiiclo de Andrada e Silva, dest inada a combater a Ma-
Conaria. 

(6) Do Brum fol Clprlano Barata t ransfer ldo para o Rio de Janei ro , onde per-
maneceu, primelro, na Fortaleza de Santa Cruz e, depois, na da Laje . Condena-
do, em 1825, d prlsao perp^tua , consegulu llbertar-se em fins de 1830, median-
te revlsao da sentenga. Dlrigiu-se k Bahla, \& publicando, a par t l r de Janeiro de 
1831, a Sentinella da Liberdade — hoje na Guarita do Quartel General de Pirajd, 
na Bahia de Todos os Santos. 

Tres meses ap6s, el-Io novamente preso, devldo h exaltagao de sua lingua-
gem. Mas, da prlsao, redlglu a Nova Sentinella da Liberdade, na Guarita do 
Forte de Sao Pedro, na Bahia de Todos os Santos. No meado de 1831 fol transfe
rldo para outra prisao, na Corte, e publlcou: Sentinella da Liberdade na Guarita 
do Quartel General de Pirajd — hoje preza na Guarita da llha das Cobras, em o 
Rio de Janeiro. No fim do ano mudava para Senfineiia dn Liberdade na Guarita 
do Quartel General de Pirajd — hoje preza na Guarita de Villc-Gaignon, em o Rio 
de Janeiro. A par t i r de Janeiro de 1832; Sentinella da Liberdade na Guarita do 
Quartel General de Pirajd — hoje preza na Guarita da fragata "Niteroy", em o Rio 
de Janeiro. Ao findar o ano : Sentinella da Liberdade na Guarita do Quartel Gene
ral de Pirajd; mudada despdticamente para o Rio de Janeiro e de Id para o Forte 
do Mar da Bahia; donde generosamente brada — Alerta. ' 

Nao ha conhecimento de edicoes do jornal em 1833. Saiu, alnda, da tada de 
22/1/1834, uma com este Imenso t i tu lo: Sentinella da Liberdade na G^iarita do 
Quartel General de Pirajd, mudada despdticamente para o Rio de Janeiro, e de 
Id para o Forte do Mar da Bahia, depois para a Presiganga, logo para o Forte do 
Barbalho, e de novo para o Forte do Mar, e segunda vcz para a Presiganga, por 
fim para o Hospital, donde bradou Alerta; agora rendida e substltuida por um. 
camarada que vigia na Cidade e corajosamente brada: Alerta! 

A edlcao aclma, apresentada com o n.° 55, fol re lmpressa no Recife, na tl-
pografla de Plnhei ro & Farla , por iniclativa de Nuno Guedcs Alcoforado. Em 
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Numerando-se seguidamente, os 66 numeros publicados 
somaram um total de 298 paginas (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac.) (7) . 

"Em 1824, nos prodromos da Confederagao do Equa-
dor, o padre Joao Batista da Fonseca restaurou a Sentinella 
da Liberdade, publicando cinco numeros (67 — 71), de 14 
de fevereiro a 13 de margo, nos quais combateu, com deno-
do, o absolutismo, profligando a dissolugao da Constituinte 
e incitando o povo a recusa do projeto de codigo politico 
decretado pelo Imperador" ("Ainais", de Alf. de Carv.) 

Cipriano Barata voltou a agao em 1834 (Ver pag. 126). 

ESCUDO DA LIBERDADE DO BRAZIL — O n.^ 1, ano 
I, circulou no dia 26 de julho de 1823, em formato de 
28 X 19, com quatro paginas de duas colunas a 18 ciceros, 
Impresso na Tipografia de Cavalcanti & Companhia, a rua 
Direita n.° 256, vendia-se o exemplar a 80 reis, sendo a re-
dagao atribuida ao padre Francisco Agostinho Gomes (1) 
logo substituido pelo Capitao Joao Mendes Viana. Trazia 
sob o titulo: 

"Rerum novus nascitur ordo". 
"Nasce entre nos uma nova ordem de coisas". 

"Consideragoes sobre os negocios politicos do Brasil" 
foi o titulo do artigo de apresentagao, bastante longo, em 
que dizia o redator: "Para podermos entrar na averiguagao 

pequeno formato, reunlu olto pdglnas, sete das quais ocupadas pelo artigo "Lu-
zelro". flcando a ultima em branco. 

A respelto da sua odlssdia politlca e do seu martlrologlo nas prisoes, escre-
veu, tamb6m, Cipriano Barata, diversos folhetos avulsos, o ultimo dos quais 
guardado, em manuscrlto, no arqulvo do Instltuto Historico e Geografico Bra-
slleiro. O famoso jornalista faleceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 11 
de junho de 1838. 

(7) Na Biblloteca Piibllca do Estado encontram-se, da Sentinella, de 1823, os 
ns. 3, 5, 11, 15, 19, 22, 55, 58 e 60. Melhor 6 o acervo da Biblloteca Naclonal. LS se 
encontra um volume com os ns. (salteados) 5 a 66. Os informes da edigao de 
estr61a foram colhidos nos "Anals", de Alfredo de Carvalho. Nao restam com-
provantes das poucas edieoes de 1924. 

(1) Natural da Bahla, o padre Agostinho, "eleito deputado Ss Cortes, foi um 
dos que se recusaram a jurar a Constituigao e, saindo por isso clandestlnamen-
te de Llsboa, de Ik veio ter a Pernambuco, onde permaneceu por ouase um 
ano" ("Anals") 
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das circunstancias que tem concorrido para o estado de coi-
sas em que presentemente nos achamos, e qual podera ser 
o exito provavel que ele devera ter, se o Ministerio cont inuar 
no sistema que tem abragado, nos e preciso comegar a ob-
servar o procedimento do Brasil desde o momento que abra-
gou o sistema constitucional de Portugal ate a epoca atual , 
a fim de que com acerto possamos determlnar as causas de 
todos OS sucessos que tao rapidamente se tem seguido, e 
quais ainda poderao haver". 

Embora nao assinado, o editorial foi redigido na pri-
meira pessoa do singular: "Os sucessos das nossas a rmas 
pela Causa da Independencia, como honrosas ao nosso va
lor, e coragem, como os trabalhos da nossa Representagao 
Nacional encherao, igualmente, as mlnhas paginas. fistes 
serao os assuntos a que por ora unicamente me l imitarei" . 

As vezes com seis paginas, outras acompanhado de Su-
plemento (ao n.° 3, de duas paginas. e ao n.° 6, de quat ro) , 
o Escudo circulava em datas irregulares, numerado segui-
damente, de edigao para edigao. Ocupava-se em divulgar 
resenhas das sessoes da Assembleia Geral do Imperio, co-
mentando-as exaustivamente, com rudes ataques, a princi-
pio, ao Ministerio em que pontificavam os Andradas, inse-
rindo tambem noticias estrangeiras, traduzidas de jornais 
europeus, o que ocorria a chegada de navios do Velho Mun-
do. 

A partir do n." 11, divu^gou o texto do "Projeto de Cons-
tituigao para o Imperio do Brasil", seguido de fastidiosos 
comentarios em serie, nao chegando a redagao a concluir 
suas observagoes a respeito, porque parou a publicagao 
apos sair o n.'' 16, de 14 de novembro. fi que fora preso o re-
dator Joao Mendes Viana (2), pelo "crime" de haver dis-
sentido do Gabinete Ministerial, batendo-se por ideias cons-
titucionalistas que nao aquelas pretendidas pela classe do-
minante (Bib. N a c ) . 

(2) Mendes Vlana teve o mesmo destlno de Cipriano Barata. Do Brum fol 
transferido para uma fortaleza do Rio de Janeiro, onde passou "dois anos de so-
frlmento em uma masmorra", segundo escreveu Evaristo da Veiga na Aurora Flu-
minense, do Rio, edigao de 20/10/1830. 
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SENTINELLA DA LIBERDADE A BEIRA (1) MAR DA 
PRAIA GRANDE — Jornal "dos irmaos Meneses de Dru-
mond", publicado no Rio de Janeiro, por inspiragao da Sen-
tinella de Cipriano Barata, teve o seu n.^ 14, datado de 10 
de setembro de 1823, reimpresso no Recife, na tipografia de 
Cavalcanti & Companhia, trazendo acima do titu\o as pa-
lavras "Alerta esta!". 

Apresentou o mesmo pequeno formato de 19 x 13, colu-
na larga, contando seis paginas, a ultima das quais em 
branco. Inseriu Correspondencias assinadas por O Amigo 
do Imperador e dos Brasileiros e O Brasileiro Resoluto, este 
pseudonimo de Francisco Antonio Scares, e a conclusao de 
artigos do numero anterior (Bib. N a c ) . 

O TYPHIS PERNAMBUCANO — Jornal politico, redigi-
do por Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, deu a luz o 
primeiro numero a 25 de dezembro de 1823, impresso na 
Tip. de Miranda & Cia., em formato de 30 x 21, com oito 
paginas de duas colunas a 18 ciceros, trazendo sob o titulo 
OS versos de Camoes (canto 5): 

"Uma nuvem que os ares escurece, 
Sobre as nossos cabegas aparece". 

Foi o seguinte o artigo de apresentagao: "Quando a nau 
da patria se acha combatida por ventos embravecidos; 
quando, pelo furor das ondas, ela ora se sobe as nuvens, ora 
se submerge nos abismos; quando, levada do furor dos eu-
ripos, feita o ludibrio dos mares, ela ameaga naufragio e 
morte, todo cidadao e marinheiro; um deve sustentar o timao, 
outro por a cara ao astralabio, ferrar o pano outro, outro 
alijar ao mar os fardos, que a sobrecarregam e afundam, ca-
da um prestar a diligencia ao seu alcance, e sacrificar-se pe-
los seus concidadaos em perigo. 

"Firme neste principio, eu levanto a voz do fundo da 
minha pequenez, e te falo, oh! Pernambuco, patria da liber-
dade, asilo da honra e a'cagar da virtude! Em ti florescem os 

(1) A relmpressao feita em Pernambuco omite a contragao da preposigSo de 
com o art igo o, pois o t i tulo da foliia do Rio de Janei ro menciona Bcira do Mar, 
conforme Helio Viana ("Contribuigao a Historia da Imprensa Braslleira — 
1812/1869") e Gondin da Fonseca ("Blografia do Jornalismo Car ioca") . 
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Vieiras, os Negreiros, os Camaroes e os Dias, que fizeram 
tremer a Holanda e deram espanto ao mundo universo; tu 
me deste o bergo, tu ateaste no meu coragao a chama ce
leste da liberdade, contigo ou descerei aos abismos da per-
digao e deshonra, ou a par da tua gloria voarei a eternidade. 

"Acorda, pois, oh! Pernambuco, do letargo em que ja-
zes! Atenta os verdadeiros interesses, ve o perigo; olha o 
medonho nevoeiro que se levanta do sul, e que se vai desfe-
char em desastrosa tempestade; amaina os traquetes, poe-
te a capa; barlaventeia das intrigas, segue o rumo da uniao, 
que 

Os cabos passaras mais tormentosos, 
Sem que as crespas correntes te atropelem, 
Ao polo chegara aonde brilha 
A luz da eterna fama. 

"Chama aos teus lares a deusa da concordia, agoutada 
pelos lategos da fofa ambigao, do interesse sordido e da 
ignorancia. O teu Typhis (1) te apontara as ciclades, os 
bosforos, as sirtes; te notara os perigos ate onde se estender 
o horizonte da sua vista; ê .e subira o mais elevado tope da 
tua gavea sem mudar a cor do rosto. Rompamos por entre 
OS maiores perigos, demandemos o norte da Independencia 
ou Morte; temos um seguro santelmo no imortal Pedro I. 
Com OS o .̂hos fitos nele, sustentemo-nos na borrasca, que 
nos luzira a bonanga risonha; trabalhemos com sofrimento 
e coragem". 

Do Expediente constava, unicamente, que a folha se 
publicava as quintas-feiras, custando 80 reis cada exemplar. 

Alem da apresentagao, o primeiro numero, com oito pa-
ginas, em artigo sob o titulo "Rio de Janeiro", ocupou-se 
exclusivamente dos acontecimentos da Corte, do "lutuoso 
dia 12 de novembro, dia nefasto para a liberdade do Brasil 
e sua independencia", "dia em que o partido dos chumbei-
ros do Rio de Janeiro pos em pratica as tramoias do Ministe-

(1) Tiphis foi o inventor da navegagao; foi o plloto do "Argos", navio cons-
truldo para a conquista do velocino de ouro — esclareceu frel Romeu Perea no 
vol. VI d"'Os Intelectuals carmeltas luso-brasUeiros" — Tip d'A Tribuna, Reci
fe, 1941. 
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rio portugues e conseguiu, iludindo a Candida sinceridade 
de S. M. I., dissolver a suprema Assembleia Constituinte 
Legislativa do Imperio do Brasil". 

Descreveu o editorialista as cenas da dissoiugao, que ti-
veram aparato militar e prisoes. O artigo prosseguiu na se-
guinte edigao, procurando o autor comprovar que a sobera-
na Assembleia "nao perjurou do solene juramento que pres-
tou a nagao". Um segundo artigo ocupava-se da paz politi-
ca reinante em Pernambuco. trazendo abaixo o "continuar-
se-a". 

Iniciando o editorial do n.° 3, de 8 de Janeiro de 1824, es-
crevia o redator: "Sao passados quinze dias, que trazemos 
entre as maos o astrolabio para conhecermos a longitude e 
latitude dos negocios politicos do nosso imperio, e nao nos 
tem sido possivel descobrir uma so estrela; tudo sao carran-
cas, escuridoes. nevoeiros; tudo sao tempestades do Capricor-
nio. Esta em conjungao a politica com a astronomia. No en-
tanto que se nao entornam as ^guas da anfora, que despe-
jem as nuvens e as rarefagam, vamos continuando com o 
exame dos maleficios, que sobre nos langou o formidaloso 
Escorpiao". Continuou comentando a falsidade da "perver
sa fagao portuguesa". 

So na outra edigao o Typhis noticiou que, a 13 de 
dezembro, se reuniu "um grande conselho, composto do cle-
ro, nobreza, povo e chefes militares", elegendo Presidente da 
Provincia Manuel de Carvalho Pais de Andrade; secretario 
do governo, Jose da Natividade Saldanha; seis conselheiros 
e mais um governador das armas, o que foi feito sob a ale-
gagao de ameagas de guerra civil. "E com esta e'eigao acal-
maram-se os ventos, que por toda parte estavam soprando a 
desgraga e a ruina desta deliciosa provincia". 

Mas o Governo Imperial nomeara Presidente da Pro
vincia o Morgado do Cabo, Francisco Pais Barreto, e o Typhis 
de 12 de fevereiro ("nao pode sair quinta-feira passada por 
adoecer o compositor tipografico e nao termos um subs
ti tute para aquele trabalho"), escreveu: "Aparece agora o 
Morgado oficiando ao Exmo. Presidente e Camaras do Re
cife e Olinda e requisitando se Ihe de a posse de Presidente 
politico. Nao ha uma ambigao tao desmarcada! Nem tun 
tao impertinente e desloucado empenho! Estara em circuns-
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tancias de se deferir ao Morgado? Parece que, a excegao do 
pretendente, de seus apaniguados, todos os demais pernam-
bucanos responderao decididamente que nao". 

Depois, a 26 de fevereiro, dizia: "Quanto mais precisa-
mos de uniao e identidade em sentimentos e opinioes, tan-
to mais o genio do mal nos pretende inquietar e destruir". 

A situagao comegava a complicar-se. Uma carta do Ma-
rechal Felisberto Caldeira Brant-Points, publicada na edigao 
de 11 de margo, seguida de comentarios e criticas a "inso-
iSncia desse impostor", acendia o estopim. Aconselhava ele 
aos pernambucanos que destituissem o governo de Pais de 
Andrade e dessem posse ao Morgado do Cabo, temendo — 
dizia — que se renovassem "as desgragas de 1817". 

O Typhis entrara em conflito com a Gazeta Pemambu-
cana — que qualificou como incendiaria — entao redigida 
pelo "facinoroso" Manuel Clemente do Rego Cavalcanti, o 
qual apoiava a nomeagao de Francisco Pais Barreto. 

Na edigao de 1° de abril, o periodico de Frei Caneca 
noticiou uma tentativa de deposigao do Presidente Manuel 
de Carvalho Pais de Andrade, tendo este levado a melhor. 
E criticou acerbamente os conjurados, os "perturbadores da 
paz", encabegados por Muniz Tavares, Jeronimo Vilela Ta-
vares, Tomaz Xavier Garcia de Almeida, Filipe Neri Ferrei-
r a e outros. 

No niimero seguinte inseriu uma proclamagao do Ca-
pitao de Mar e Guerra Joao Taylor, comandante da divisao 
naval sur ta em Pernambuco, conclamando a entrega da ad-
ministragao provincial ao Morgado. Seguiu-se-lhe longo edi
torial, intitulado "Reflexoes a proclamagao acima", contra 
a "inconcebivel declaragao de guerra", assim comegando: 

"Chegamos a maior a l tura do mar, que navegamos em 
demanda do aureo velocino da nossa liberdade, e uma tem-
pestade horrissona nos quer abismar de todo. Eia, pernam
bucanos, cada um a seu posto; sustentemos a nau da pa-
tria, que se acha em perigo! Ela ira a garra e quebrar-se-a 
nos cachopos, se um nao tomar o timao, outro a driga, este 
meter o pano nos rinzes, aquele encarar nos astros com o 
oitante, estoutro descobrir as caribdes e as cilas. Sopram 
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contra nos os ventos do engano, do terror, da mentira, do 
despotismo. Esta e a ocasiao em que se desfecha a procela, 
que ha muito nos vos prediziamos. Nada resta a esperar". 

A 22 do mes anterior se instalara, na Vila do Cabo, o 
governo de Francisco Pais Barreto. Logo mais, a 29 de abril, 
O Typhis dava noticia de que um grande conselho se reu-
nira, decidindo conservar na Presidencia Pais de Andrade, 
principalmente "por ser uma pessoa de publica confianga 
pelo seu decidido patriotismo e bom governo que tern feito", 
ao passo que o nomeado pelo governo imperial so contraira 
"odio e execragao geral da provincia". Divulgava-se, tam-
bem, um manifesto em que o comandante Taylor declarava 
bloqueado o porto do Recife, seguido de violento artigo re-
dacional contra tal a t i tude. 

Encerrando o editorial de 13 de maio, O Typhis divul-
gou o "projeto da lei organica que deveria reger provisoria-
mente a Republica Pernambucana, proclamada a 8 de mar-
go de 1817, enquanto se nao formasse a sua Constituigao'', 
o qual se achava ainda em manuscrito e "parava em mao 
de uma pessoa de letras". 

A 27 do mes referido, escrevia o redator: "Por toda 
parte vemos cerragoes, nevoeiros e tempestades que nos 
metem medo". 

Artigos eram igualmente dedicados, em varias edigoes, 
a situagao da Bahia imperial, da Paraiba, de Alagoas e do 
Ceara. Varias camaras municipals dessa liltima provincia e 
sua propria Jun ta de Governo e outras provincias do Norte 
declaravam-se solidarias com Pernambuco, na campanha 
pelo restabelecimento "do sistema constitucional abandona-
do pelo Imperador". 

Frisou o articulista, a 3 de junho: "Nos queremos um 
Imperio constitucional; e o Ministerio, um absolute. Nos 
queremos uma constituigao feita pela nagao soberana; o Mi
nisterio, um projeto feito por ele, que nao tem soberania". 
"Nos queremos uma constituigao que afiance e sustente a 
nossa independencia, a uniao das provincias, a integridade 
do Imperio, a liberdade politica, a iguaMade civil e todos os 
direitos inalienaveis do homem em sociedade; o Ministerio 
quer que, a forga de armas, aceitemos um fantasma ilusorio 
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6 irrisorio da nossa seguranga e felicidade e mesmo indeco-
roso ao Brasil". 

Iniciaram-se ataques do periodico ao Governo Imperial, 
que impusera o decreto absolutista de 11 de margo, impug-
nado por Pernambuco e por outras provincias. 

Na quinta-feira seguinte, assinando uma corresponden-
cia divui.gada pelo Typhis, V. H. R. (padre Venancio Henri
que de Rezende) criticou fortemente os dirigentes da Bahia, 
que negaram a Pernambuco um carregamento de "farinha 
para as nossas tropas", chamando-os "monstros' ' , "perfi-
dos" e "ingratos". , 

A 17 de junho, escrevia o redator: "...comparativamen-
te a outras provincias, e mesmo ao seu estado antecedente. 
podemos avancar que ele (Pernambuco) vai bolinando com 
mais tranqiiilidade e paz do que muitas outras provincias". 

O Typhis de 1 de julho ocupou-se das "nossas forgas es-
tacionadas ao sul e ao norte da provincia", que vinham ata-
cando, desde 6 de junho, as tropas fieis ao Morgado do Cabo, 
para onde se bandearam desde a frustrada tentat iva de 
deposigao do Presidente Pais de Andrade. Ocorreram corn-
bates, igualmente, na area do porto do Recife. 

Na mesma edicao, e na seguinte, divulgavam-se as "bases 
para a formacao do Pacto Social, redigidas por uma socie-
dade de homens de letras" (2). 

A Proclamagao da Corte Imperial, veiculada a 8 de ju
lho, seguiram-se seis paginas de "reflexoes" da redacao, 
sendo ai contraditadas as palavras de S. M. e seus "queixu-
mes". Aludindo a "traigao" e a "perfidia" do soberano, fri-
sou o articulista: "E ainda dira S. M. que e nosso defensor 
perpetuo?" "Qual sera o homem que, tendo os miolos onde 
Deus OS pos, trate, se lembre e queira defensores que nao 
defendem? Os defensores sao para o tempo dos perigos, e se 
S. M. nao serve para esses, menos para os de paz e t ran
qiiilidade". 

(2) Rezava o art. 4.°: "A todo homem e llvre manlfestar os scus sentlmcntos 
e a sua opiniao sobre qualquer objcto". E o art. 5.°: "A liberdade da Imprensa, ou 
outro qualquer meio de publicar estes sentlmentos nao pode ser proibido, suspen
se nem limitado". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 5 9 

Depois de extensas consideragoes, advertiu: "Oh! bra-
sileiros, acordai e atendei aos vossos verdadeiros interesses. 
A patr ia esta em perigo e vos no mais atraigoado desam-
paro". 

"Seja nosso defensor — frisou — aquele que, a nossa 
frente, corra os mesmos perigos que nos, ou morra conosco, 
ou nos salve consigo", concluindo: 

"Eia, pernambucanos! A nau da patr ia esta em perigo, 
cada um a seu posto; unamo-nos com as provlncias limitro-
fes. Escolhamos piloto que mareie a nau ameagada de imi-
nente e desfechada tempestade; elejamos um governo su
premo, que nos conduza a salvagao e a gloria. Debaixo de 
um ta\ governo energico e patriota, nao devemos desespe-
rar; debaixo de seus auspic'os, venceremos; e se esperarmos 
pelo defensor que nos abandona, morreremos todos". 

Segundo O Typhis de 15 de julho, continuaram a ser 
atacadas as forgas do Morgado do Cabo, tendo ocorrido de-
morado combate, no dia 8, na Barra Grande, com numero-
sas baixas de parte a parte. 

Na mesma edigao publicava-se o "Assento que sobre o 
j ' l ramento do projeto de Constituigao se tomou na cidade 
de Olinda pelos cidadaos de todas as classes, reunidos nos 
pagos do Conselho daquela cidade, no dia 17 do mes de ju-
nho proximo passado". E era criticado, no artigo "Bahia de 
Todos OS Santos", o "degenerado baiano" Jose da Silva 
Lisboa (depois, Visconde de Cairu), redator do Rebate Bra-
sileriro. 

A 29 de julho (n.^ XXVII), o redator verberou o cor-
cundismo, representado na pessoa do corregedor Francisco 
Jose de Farias Barbosa, que mandara publicar, por ordem 
do Governo Imperial, para ser executado, o projeto de Cons
tituigao repudiado pelo governo de Pernambuco. 

Finalmente, o n.° XXVIII, de 5 de agosto, em longo edi
torial, focalizou a situagao geral, frisando, a certa al tura: 

"Nem todas as provlncias podem ter um vigor como Per
nambuco, que tem sempre dito e obrado o mesmo que disse 
desde o principio; o que deu motivo ao Constitiicional, da 
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Franga, para dizer que a "cidade do Recife e a unica do 
Brasil que tem apresentado uma oposigao macha e vigoro-
sa aos pianos do despotismo". 

Comentando a posigao do Ceara (3), declarou O Typhis 
que aquela provincia "algou o primeiro grito a liberdade, e 
o seu eco fez estremecer o coragao do Imperio. Os aulicos 
do Rio enfiaram, e o despotismo, com a boca ensanguenta-
da, esta a ver o seu trono derrubado por momentos". 

Quanto aos paraenses, aduziu: "...como por si s6s nao 
podiam lutar com as forgas de S. M., nada Ihes restava que 
unir-se a confederagao das provincias, que se iam dec^.aran-
do contra o absolutismo, como testificam as noticias que 
alegamos". 

O segundo e ultimo artigo tratou da situagao no "Acam-
pamento da coluna liberal no Antunes", terminando por 
chamar as armas os empregados relapsos do governo, mos-
trando-lhes a patria em perigo, nao sem fechar a edigao, 
como jamais deixou de faze-lo, com o slogan: 

"Caute^.a, uniao, valor constante. 
Andar assim e bom andar. 

Boa viagem". 
Estendeu-se a publicagao ate o n.° 29, de 12 de agosto 

de 1824. O jornalista Frei Caneca suspendeu-a para juntar-
se as tropas que combatiam o Morgado do Cabo, ja em der-
rota e a caminho do Ceara. Foi aprisionado, conduzido para o 
Recife e arcabuzado a 13 de Janeiro de 1825. 

Segundo a notlcia prefacio das "Obras Politicas e Li-
terarias de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca" (4), os 

(3) A integracao do CearS no movlmento da Confederagao do Equador faci-
litou-lhe meios para o estabelecimento de sua primeira tipografia e do seu pri
meiro jornal : o Diario do Governo do Ceard, estreado a 1.° de abril de 1824. De 
um dos seus artigos constou o topico a seguir: "Temos uma Tipografia Nacional, 
enviada a este Governo pelo Exm." Presidente de Pernambuco, Manuel de Car-
valho Pais de Andrade, nosso iionrado patricio, que so se esmera no bem estar 
do Brasil. Esta vantagem real abre o caminho livre as nossas comodidades e legi-
tlmos interesses e e obra prima da liberdade do Brasil" (topico do livro "Para a 
Hlstoria do Jornalismo Cearense — 1824/1924", do Barao de Studar t — Tip. Mo-
derna, F . Carneiro — Fortaleza, 1924). 

(4) Antonio Joaquim de Melo. Tomo I, l .» edigao, 1875; Tomo II, 1.^ edi?ao, 
1876. Tipografia Mercantil — Recife. 

O Comcndador A. J . de Melo, em virtude da lei de 25 de junho de 1869, san-
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ns. 17 e 29 d'O Typhis nao foram nelas incluidos por nao 
constarem do volume da colegao primitiva, cujas derradei-
ras edigoes t inham sido impressas na Tipografia Nacional, 
como voltara a denominar-se a empresa de Cavalcanti & 
Companhia, encampada pelo governo de Manuel de Carva-
U'C Pais de Andrade (5) (Bib. Piib. Est.). 

O CAHETfi — Circularam, pelo menos, o 1.° e o 2.° mi-
meros, em fins de 1823 ou principio de 1824. Muito depois, 
fizeram-lhe referenda as edigoes do diario O Cruzeiro, de 
27 de outubro de 1829 e 14 de abril de 1830, segundo as 
quais era redigido pelo padre frei Miguel do Sacramento Lopes 
Gama, que destilava excessivo nativismo, combatendo os 
Portugueses, "esses monstros", que viviam "espalhados peio 
imenso solo do inocente Brasil". 

Nao restam comprovantes d'O Cahete, nem tampouco 
OS encontrou Alfredo de Carvalho, o historiador dos "Anais 
da Imprensa Periodica Pernambucana", cuja pesquisa se 
estendeu ate 1907, nao 1908, como esta na capa do livro. 

1824 

ALMANACK DA VILA DE SANTO ANTONIO DO RE
CIFE — Para o ano de 1824 — Impressao da Tipografia Na
cional, de Cavalcanti & Cia. (Cf. "Genese e Progressos da 
Arte Tipografica em Pernambuco", pag. 40, do volume dos 
"Anais", de Alfredo de Carvalho). 

cionada pelo Governador Henrique Pere l ra de Lucena, fora Incumbldo de cole-
clonar as obras de Frei Caneca. Todavia, nao chegou a assistir k ImpressSo delas, 
um vez que faleceu em 1873, sendo a tarefa atr ibuida ao bacharel Antonio Vitriivlo 
Pinto Bandeira e Acioli Vasconcelos. 

(5) Os dados sobre o Typhis Pernambuca^io foram colhidos na reedigao in-
clusa nas "Obras Politicas e Liter^rias de Fre i Joaquim do Amor Dlvlno Cane
ca", cujos tomos I e II se acham encadernados num s6 volume de 772 p&ginas. A 
colecao das edigoes originals, que per tenceu ao historiador Antonio Joaquim de 
Melo, fol oferecida, apos a reimpressao, ao Inst i tuto Arqueologico, Hist6rico e 
Geografico Pernambucano, mas nao foi possivel encontra-la na respectiva Blbllo-
t e c a . . . Na Biblioteca Publica do Estado s6 exlstem, das mesmas, o n . ° 14 e um 
fac-simlle da primeira pSgina do n.° 27. 
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CALENDARIO ECLESIASTICO, POLITICO, GEOGRA-
PHICO — Para as Provincias de Pernambuco, Paraiba, Rio 
Grande, Ceara e Alagoas — Ano de 1824 — Imprimiu-se na 
tipografia de Cavalcanti & Companhia, acompanhado de 
uma segao intitulada "Administragao da Provincia de Per
nambuco", em que se mencionou "todo o pessoal, com a in-
dicagao de suas respectivas residencias, das Jun tas do Go-
verno e da Fazenda, da Alfandega, Relagao, Cabido, Juizo 
Eclesiastico e Deputados; e em seguida, uma noticia geo-
grafica das provincias de Pernambuco, Alagoas, Paraiba, 
Rio Grande do Norte e Ceara" (Cf. "Anais Pernambucanos", 
de F. A. Per. da Costa — Vol. VII I ) . 

O LIBERAL — orgao politico da Bahia, foi transferido 
para o Recife em seu n.° 19, datado de 13 de fevereiro de 
1824. Formato de 21 x 16, com quatro paginas de coluna 
larga. Sob o titulo trazia a divisa: "Ser livre e tudo; e nada 
o ser escravo". Impresso na Tipografia de Miranda & Cia., 
vendia-se o exemplar a 40 reis. 

Dirigido pelo padre Joao Batista da Fonseca, o sema-
nario teve vida efemera, divulgando o n.° 22 (1), que foi o 
ultimo, a 2 de margo. 

Cada edigao nao acolhia mais do que um editorial, ata-
cando o despotismo do governo baiano e enaltecendo o go
vern monarquico-constitucinal, mas principalmente pro-
pugnando pela alianga entre baianos e pernambucanos. 

O primeiro artigo narrou a odisseia do padre Venancio 
Henrique de Rezende, que fora a Bahia, em missao do go
verno de Pernambuco, visando a que os dois Estados, pelos 
seus presidentes, suplicassem a Sua Majestade Imperial a 
reuniac da Assembleia Constituinte dissolvida, missao que 
terminou com a prisao dele e do seu hospedeiro, o padre 
pernambucano Joao Batista da Fonseca, revolucionario de 
1817, que la dirigia O Liberal, ma^.quistado pelo Presidente 
Francisco Viana, sendo ambos forgados a embarcar, escol-
tados, de volta a Pernambuco. 

Veio dai a resolugao de continuar, no Recife, a publica-
cao do periodico, que, pretendendo ter vida mais longa. 

(1) Nao o n . ° 23, como esta reglstado nos "Anals" , de Alfredo de Carvalho. 
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anunciou, no principio: "Quern quiser assinar A Sentinella 
da Liberdade e O Liberal dirija-se, na Boa Vista, a Tipogra-
fia de Miranda; em S. Antonio, a loja de Jose Gongalves de 
Faria, na rua do Rosario, ao pe da quina do Cabuga, ou na 
Imediata de Bernardino de Tal; e no Recife na rua do Co-
mercio. A ass inatura e uma pataca mensal por ambos os 
periodicos; e todos os suplementos e papeis avulsos do Re-
dator serao dados aos assinantes de graga; a assinatura sera 
paga adiantada, e os periodicos serao procurados pelos assi
nantes nos lugares mencionados. Saira O Liberal na terga-
feira, e A Sentinella no sabado, impreterivelmente". (Bib. 
Pub. Est.). 

O ARGOS PERNAMBUCANO — Periodico politico, co-
megou a publicar-se no dia 31 de maio de 1824, em formato 
de 29 X 20, com quatro paginas de duas colunas largas, sen-
do impresso n a tipografia de Miranda & Companhia, para 
vender-se o exemplar a 80 reis. Sob o titulo apresentou o 
seguinte conceito de Mably, extraido dos "Direitos e Deve-
res do Cidadao", pagina 109: "Devemos reputar as objegoes 
feitas as Leis como principio de uma feliz reforma". Reda-
tor: Jos6 da Natividade Saldanha. 

Toda a edigao foi ocupada com o artigo de abertura, 
assim iniciado: "Depois de termos feito um proposito firme de 
nao escrever periodico algum, vemo-nos agora na dura ne-
cessidade de quebrar o nosso protesto e de escrevinharmos 
a lguma coisa". Passou a comentar o projeto de Constituigao 
votado pela Camara do Rio de Janeiro, acusando os depu-
tados de t rabalharem "contra os desejos do nosso Imperador 
constitucional, para faze-lo despota e absoluto". 

"Nessas circunstancias — acentuou — cumpre exami-
nar se o projeto oferecido e ou nao tal qual deve ser e, por con-
seguinte, se convem ou nao adota-lo como Constituigao do 
grande Imperio do Brasil. Esta sera a materia do nosso pe
riodico; escrevemos em estilo vulgar, porque escrevemos 
para o povo, e pe .̂o mesmo motive nao seremos freqiientes 
em citar os diferentes autores, que sobre esta materia tem es-
crito, pois, contanto que o povo conhega as verdades, pouco 
Ihe importa saber qual o escritor que primeiro as viu e pa-
tenteou". 

Nos numeros seguintes manteve o redator o mesmo te-
ma, fazendo ver ao povo, em prolixos comentarios, "quao 
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pouco liberal e o projeto de Constituigao apresentado pelo 
Ilm.o Conselho do Estado e mandado jurar como Constitui
gao do Imperio do Brasil por S. M. I. e C " . 

Alem da materia em aprego, o Argos Pernambucano so 
divulgava excertos das cartas do Abade Mably, sobre os "Di-
reitos e Deveres do Cidadao", traduzidas por Natividade 
Saldanha. 

Circulando em datas indeterminadas, a folha atingiu o 
n.° 6 a 11 de agosto (1), sendo os dois ultimos impresses na 
Tip. Nacional (Bib. Nac.) (2.) 

DEZENGANO AOS BRASILEIROS — 6rgao politico, 
deu a lume o n.° 1, ano I, no dia 19 (1 A) de junho de 1824, 
em formato de 28 x 20, com quatro paginas a duas colunas 
de 18 ciceros. Impresso na tipografia de Miranda & Cia., ti-
nha como redator unico Joao Soares Lisboa (2 A), custando 
cada exemplar 80 reis. Sob o titulo vinha a divisa: 

"Augusta liberie, fille de la nature, 
Sans toi, tout n'est 
Opprobre, injustice, imposture". 

("Consciences Litteraires, pg. 67) 

Do longo artigo de apresentagao constavam os topicos a 
seguir: "Cobertos de luto pela destruigao da Brasilica Sobe-
rana Assembleia, terminamos em 24 de novembro preterito 
a redagao de nosso periodico intitulado Correio do Rio de 
Janeiro; nem era possivel que nossos trabalhos continuas-
sem, porque anihilado o Corpo Representante da Soberania 
Nacional, por um ato o mais despotico, e arbitrario, que 

(1) Alfredo de Carvalho regista, por engano, o n . " 4, de 29 de junho , como 
tendo sldo o ul t imo publlcado. 

(2) Na Biblioteca Piiblica do Estado existe comprovante , apenas, do n . ° 2, q\ie 
salu a 27 de j u n h o . 

(1 A) Nao no dia 25, conforme consta dos "Anais" , de Alfredo de Carvalho. 

(2 A) "Soares Lisboa t inha sido a pr imeira vitima de Jose Bonifacio por te r pu
bllcado, no Correio do Rio de Janeiro, do qual era reda to r , um art igo sobre o Im-
perador , que ele havla dito "ser , apenas, um pres ldente do Brasil e Ped ro I sem 
segundo" , elogiando-o por seus sent imentos democrSticos, visto nao haver , no dia 
da sua aclamacSo, concedldo t i tulo e out ras m e r c e s " (Soares Brandao, in "A Con-
federacao do Elquador", pag . 258). 
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podia cometer-se, nem um apoio nos restava, que nos garan-
tisse na emissao de nossas opinioes, e deviamos esperar tra-
gico fim se continassemos seguindo a mesma diregao que ti-
nhamos tomado, e por cujo motivo jaziamos em carce-
re" (3 A). 

"Desde muito tempo haviamos prestado a mais escru-
pulosa atengao aos movimentos politicos desta heroica Pro-
vincia de Pernambuco; bemdiziamos a Providencia. por ter 
infundido no espirito dos pernambucanos tao decidido amor 
a liberdade, e em nosso coragao os abragavamos... 

"De nossas minuciosas pesquisas a respeito do brioso 
povo pernambucano resultou-nos a informagao de que nes-
ta, e Provincias limitrofes, tanto ao Norte como ao Sul, 
jamais poderia o Despotismo estabelecer seu trono, a menos 
que nao fosse edificado sobre montoes de ruinas e cadave-
res de seus mais benemeritos habitantes". 

Outros extensos editorials ocuparam-se da Independen-
cia 8 sua repercussao, prosseguindo a publicagao quinze-
nalmente, em propaganda das ideias de Liberdade e Repu-
blica. 

O Suplemento ao n.° 2, de sels paginas, foi impresso, ao 
contrario da edigao comum, na Tipografia Naclonal, ai con-
tlnuando o trabalho das edigoes seguintes, que foram muito 
poucas. 

So atinglu o n.<̂  4, datado de 31 de julho, nada obstan
te Alfredo de Carvalho, nos "Anais". haver mencionado, 

(3 A) Sobre Joao Soares Llsboa, escreveu Barbosa Lima Sobrinho, no seu liv.̂ 'o 
"O problema da Imprensa": " . . .condenado a 10 anos de prisao, "por culpa seria 
e provada", recebeu indulto sob condlgao de deixar o Brasil, asslm que a Relacao 
do Rio de Janeiro e excetuou na absolvigao geral dos presos politicos processados 
por Jos6 Bonifacio. Desembarcou, entretanto, no Recife, onde redigiu o Dezenga-
no aos Brasileiros". 

Alias, segundo o "Itinerario", de Frei Caneca, a sentenga imposta ao jornalista 
limitava-se a oito anos. 

Tendo aderido h causa da Confederagao do Equador, Joao Soares Lisboa, que 
era de nacionalidade portuguesa, incorporou-se as tropas de Manuel de Carvalho 
Pals de Andrade, vindo a falecer no combate de Couro d'Anta, no interior de Per
nambuco, a 30 de setembro de 1824 (nao no dia 29 de novembro, conforme cons-
ta dos "Anais" citados). 
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come ultimo, o n.° 6, dando-lhe a data de 4 de agosto (Bib. 
Nac. e Bib. Pub . Es t . ) (4 A) . 

REGISTRO OFFICIAL DO GOVERNO DE PERNAM-
BUCO — Entrou em circulagao a 4 de agosto de 1824, no 
formato de 28 x 22, com quatro paginas de duas colunas, im-
presso na Tipografia Nacional, entao dirigida por Antonino 
Jose de Miranda Falcao. 

Sucedeu ao Diario do Governo, mediante portaria ofi-
cial, com a segumte recomendagao: " . . . nao admit i ra cor-
respondencia alguma, e mandara as diversas Reparticoes os 
exempt ares indicados nas Instrugoes". 

Nao divu^gou senao materia estr i tamente oficial e teve 
vida efemera, pois so foram publicados, ao que tudo indica, 
mais tres numeros, datados, respectivamente, de 12, 17 e 21 
do mes referido (Bib. Nac. e Bib. Piib. Es t . ) ( I B ) . 

DIARIO DO GOVERNO DE PERNAMBUCO — Come-
gou a publicar-se a 24 de outubro de 1824, sob o governo do 
Corcnel Francisco de Lima e Silva (que sucedeu a Manuel 
de Carvalho Pais de Andrade, uma vez derrotado o movi-
mento da Confederagao do Equadcr) , obedecendo ao mesmo 
formato do anterior, para circular bissemanalmente. Impres-
so na Tipografia Nacional (1). para cuja diregao o governo 
nomeou o padre Miguel do Sacramento Lopes Gama, ao 
mesmo tempo encarregado da parte redacional. Lia-se abaixo 
do cabegalho: 

"Depois de procelosa tempestade. 
Noturna sombra e sibilante vento. 

(4 A) So na Biblioteca Nacional existem comprovantes de todos os qu.-tro nume
ros publicados. Na do Estado de Pernambuco guardam-se o n . ° 3 e quatro pSglnas 
do Suplmento ao n .° 2. 

(1 B) Na Biblioteca Publica do Estado so se encontra comprovante do primeiio 
numero. 

(1) A Tipografia Nacional fol extlnta — segundo os ".Anais Pernambucanos" 
de F. A. Pereira da Costa — atraves de portaria de 6 de agosto de 1825, "per ter 
caldo em desuso, por falta de escrltores, que por via daquele prelo instruiam o 
piiblco com os seus escrltos, sem mesmo ter continuado os dois periodicos que 
entao se imprimiam, e nao permltir o estado dos cofres nacionais que se continuas-
se a fazer a despesa de 720$000 com os empregados que all se achavam sem nada 
fazer". 
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Traz a manha serena a claridade, 
Esperanga de porto e salvamento". 

Camoes — Lus., Canto 4.° oit. I 

tjnico exemplar hoje guardado: n .^ 66 (2), de 4 de ju-
nho de 1825, cuja materia constou de uma Reportagem, as-
slnada pelo Redator, sobre a posse do novo Governador, 
Jose Carlos Mairink da Silva Ferrao, e as despedidas e em-
barque do Coronel Lima e Silva; uma Correspondencia; 
Atos Oficiais e relagao de pregos dos principals artigos de 
importagao e exportagao. No fim, advertia-se: "Ha Suple-
mento ao presente Diario" (Bib. Pub. Est.) . 

1829 

ABELHA PERNAMBUCANA _ O n.o 1. ano I, circulou 
no dla 24 de abril de 1829, em formato de 28 x 20, com 
quatro paginas de duas colunas largas, impresso na Tlpo-
grafia Fidedigna, de Jose Nepomuceno de Melo, a rua das 
Flores n.° 18. Sob o titulo trazia o seguinte: 

"Tantus amor florum, 

Et generandis gloria mellis". 

Virg. Georg. Liv. 4, 

mais a respectiva tradugao: 
"Eu gosto de catar as brandas flores 
Para delas fazer salubres meles". 

Constava do Expediente: "Subscreve-se no bairro da 
Boa Vista, na botica do Vieira; na Praga, casa D 3; em San
to Antonio, na do Pinto; rua Nova, casa D 27, a 640 reis 
mensais e as avulsas a 80 reis". Diregao e redagao de An
tonio Borges da Fonseca. 

Lia-se no artigo de apresentagao, entre outras conside-
ragoes: "...quanto maior for o numero dos periodicos de uma 
provincia, tanto mais se divulgarao ideias uteis e se conso-

(2) Nao o n .o 67, como estS nos "Ana i s" de Alfredo de Carvalho. 
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l idara a opiniao piiblica; principalmente, se a linguagem 
por ele empregada for a linguagem da razao e da decencia, 
acomodando-se as imperiosas circunstancias em que se 
achar o povo para quern escreve. 

"Estamos convencidos de que esta capital tern necessi-
dade de uma folha redigida naquele sentido, e que, dedicada 
a vulgarizar doutrinas sas, em todos os objetos de reconhe-
cido interesse e utilidade piiblica, se preste de bom grado a 
pubMcagao de escritos sobre a Jurisprudencia, Comercio, 
Medicina, Economia, Artes, etc., dignos de serem lidos pe-
los nossos concidadaos pernambucanos, sem excitar odios e 
a terrivel vinganga que muita gente em certas poslgoes de-
seja ver despertados pelos Escritores piiblicos. 

"Estamos nesta ardua tarefa, apesar de reconhecermos 
quao acanhados sao os nossos conhecimentos e debeis as 
nossas forgas; mas, confiados no patriotismo de nossos con
cidadaos e nos desejos que devem anima-'os para a coope-
ragao de uma empresa litil, e necessaria, comprometemo-
nos a publicagao desta folha nas tergas e sextas de cada 
semana. 

"Qual seja a pureza de nossas intengoes demonstrare-
mos nas materias que t ratarmos nos diferentes artigos da 
Abelha Pernambucana, aguardando com respeito e acolhi-
mento o juizo que houvermos de merecer pronunciado no 
sempre respeitavel tribunal da Opiniao Piiblica". 

Seguiram-se, na edigao de estreia: artigo sobre a proje-
tada estrada Recife-OLnda; transcrigao da Fala do Trono 
de 2 de abril, comentada pela redagao, que aludiu a necessi-
dade de quanto antes a Camara eletiva ocupar-se da "dura, 
mas inevitavel tarefa de reduzir os enormes dispendios que 
exaurem o Tesouro publico, de obviar as dilapidagoes com 
que tantos estao engordando a nossa custa, melhorar o sis-
tema de arrecadagao tao atrasado", etc. Depois da segao 
"Variedades", fechou a liltima pagina o Aviso: 

"Recebe-se correspondencia somente dos assinantes, 
contanto que elas contenham alguma coisa de utilidade ge-
ral. Declara-se que se nao aceita correspondencias que 
louvem a autoridade alguma; porque os bons tern em si 
mesmo seu louvor". 
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Outro Aviso, com a mesma colocacao, foi o seguinte, no 
n.° 2: "Logo que houver suficientes assinantes, manda-se 
levar as folhas a casa. O Redator se responsabiliza por 
qualquer escrito util". 

Em seu n . ° 3, arrematava um artigo: " . . .nao se impor-
tem com a Abelha, porque ela e inimiga acriss'ma dos dois 
extremos: Repiiblica e Abolicionismo". 

Prosseguiu a Jornada do bissemanario, cuja materia se 
constituia de longos editorials doutrinarios e ate filosofi-
cos, ajudada por Correspondenc^as assinadas com pseudoni-
mos, ta;s como: Comprovinciano, O inimigo dos traidores 
da Patria, O pai constitucional, Inimigo dos hipocritas, O 
receoso, Adivinhador, O Imparcial, Amigo do Trambolho, 
O tatu na Cova do Amparo, O muso e tantos outros. 

Logo no segundo mes, entrou a Abelha a atacar as 
ideias absolutistas, defendidas pel a sociedade politica Co-
luna do Trono e do Altar, da qual se tornaram porta-voz o 
diario O Cruzeiro e o periodico Amigo do Povo, com e^es tra-
vando polemica constante. 

Alguns numeros saiam com seis paginas, quando havia 
excesso de Correspondencias, em que vinham a cena tricas 
po^it;cas ou pessoais, as vezes focalizando questoes de terras. 

Longo editorial, intitulado "Abelha chamada a jura-
dos", na edi§ao de 28 de julho, criticou a denuncia apresen-
tada pelo promoter do juri, padre Bernardo Luiz Ferreira, 
ao juiz de Direito, contra Borges da Fonseca, por infragao 
a lei de 2 de outubro de 1823, devldo a um artigo inserto no 
n.o 16, considerado venenoso (1). Entretanto, o jornaLsta 
foi, logo mais, absolvido. Igualmente ameagado de assassi-
nio, precisou, ate, de homisiar-se por algum tempo. 

Na edigao seguinte, de 31, um editorial exaltou a "Or-
tografia da pronunciacao", declarando o redator que passa-
ria a emprega-la em todos os seus escritos, obedecendo, po-
rem, a dos colaboradores 

(1) Semprc fcrino, O Amign do Pnvn, em comcntai io da sua cdicao de 25/7/1829, 
acusara a Abelha Pernambucana df "insofrivol abuso de liberdade de Imprensa", 
pois vlnha "convidando e incitando os povos a rebeliao, senao direta, ao menos 
indi rotamente" . 
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NO n.o 54, de 12 de outubro, a Abelha deu carinhosa 
cobertura, na primeira pagina, aos festejos, no Recife, efe-
tuados por motivo do aniversario do "Imortal Pedro I". 

Continuava, enquanto isto, atacando "O Cruzeiro e 
seus consocics absolutistas". Depois, ja a 19 de Janeiro do 
ano seguinte, divulgou a Ordenagao em que S. M. Imperial 
mandava sustar as atividades da Coluna; mas, em artigo a 
seguir, acentuou que a resolugao da Coroa continuava sen-
do "audaz e insolentemente contrarlada". 

Numerando as paginas seguidamente, de edicao para 
edigao, a Abelha transpos o ano sem dete-las, assim como o 
mimero das edicoes, de mode que a 1.° de Janeiro de 1830 
circulava o n.° 73. 

Exlbindo o propr.'o nome, Borges da Fonseca dirigiu, no 
n . ° 102, de 13 de abril, uma Carta Aberta ao Presidente 
Joaqu.m Jose Pinheiro de Vasconcelos, denunciando que a 
"Sociedade Colunatica, de publico, trabalha para turvar a 
ordem publica nesta provincia", adiantando: "Em Pernam-
buco a Coluna espalha que o sr. Tomaz Xavier breve toma-
ra conta da Presidencia". E mais: "...na Corte e em Pernam-
buco ameaga-se a Camara dos deputados com dissolugao". 

A partir do n . ° 108, abria a primeira pagina de cada 
edigao, abaixo do cabecalho, a epigrafe: "Os mandamentos 
brasileiros se encerram em dois: Uniao e Olho bem vivo" 
(Da Astrea). 

Manteve a Abelha seu programa doutrinario e anti-co-
lunatico ate o fim, vindo a divulgar o n.° 142 (2), que foi o 
iiltimo, a 31 de agosto de 1830, tudo somando 586 paginas 
(3) . E foi impressa, desde o n.o 17, na tipografia do Diario de 
Pernambuco, a rua Direita n .^ 267. (Bib. Nac.) (4) . 

O AMIGO DO POVO — 6rgao politico, confeccionado 
no formato de 31 x 22, com quatro paginas a duas co^unas 

(2) NSo 145, como esta nos "Anais" , de Alfredo de Carvalho. 

(3) Nem as 570 regis tadas pelo autor citado, nem as 568 anotadas por H^lio 
Viana, na sua "Contrlbuigao a Historla da Imprensa Brasi le i ra" . 

(4) Da Abelha Pernambucana so possui a Biblioteca do Estado de Pernambuco 
um fac simile da pr imeira pagina do n . " 97, de 20/3/1830. 
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de 18 ciceros, iniciou sua publicagao a 30 de maio de 1829, 
t razendo sob o t i tulo a sentenga: "firratis, se Senatum 
probare ea, quoe, dicuntur a me putatis populam autem esse 
in alia voluntate" (Cicero — Orat. 1 de Lig. Agr.). 

Impresso na tipografia d'O Cruzeiro, secundou esse dia-
rio n a campanha de apoio a Coluna do Trono e do Altar, 
sendo redigido pelo padre Jose Marinho Falcao Padilha, com 
a colaboracao do padre Franc sco Ferreira Barreto. Constava 
do Expediente: "As subscricoes para esta folha serao toma-
das na Tip. d'O Cruzeiro, junto a Cadeia, Decima 3, aonde 
igualmente se acei tarao as correspondencias dirigidas ao 
redator dela". Era de 80 reis o prego do niimero avulso. 

O imenso art igo de aber tura comegou por historiar a 
situagao do pais desde 1817, quando a pa t r ia era "a presa 
de u m a fagao desmoralizada", que a perseguia ate o mo-
mento. Passou a explicar a origem do ti tulo: "O amigo do 
povo e aquele que Ihe ensina a gozar da felicidade que se 
pode achar em um governo moderado — a paz, a liberdade, 
o descanso". Seguiram-se a apologia do "Augusto e Perpe-
tuo Defensor" e encom os ao Presidente da Provincia. Fri-
sou: 

"Sim, nos tornamos a d z e r aos nossos caros concida-
daos: invoquemos a Augusta Assembleia e o Nosso Perpetuo 
Defensor, como o mais interessado dos cidadaos na felici
dade deste Imperio". 

Em conclusao: "Chegara o tempo em que uma va osten-
tagao de palavras cesse de passar por patrlotismo, compro-
metendo-se a honra brasileira debaixo do pretexlo de bens 
publicos, quando era do nosso dever faze-la respeitavel a face 
das Nagoes que nos espreitam". 

Publicacao regular, aos sabados, O Amigo do Povo fo-
calizava, concomitantemente, temas port icos e religiosos, 
a tacando os constitucionalistas vindos da frustrada Confe-
deragao do Equador e, ao mesmo tempo, o chefe do poder 
eclesiastico em Pernambuco. Mas o alvo principal de sua 
cati l inaria eram o medico Jeronimo Vi^ela Tavares, o padre 
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Lopes Gama (1) e Antonio Borges da Fonseca, os dois pri-
meiros do Diario de Pernambuco e d'O Constitucional ao 
mesmo tempo, e o ultimo redator da Abelha Pernambucana, 
com eles polemizando em linguagem virulenta. 

Longos artigos abriam cada edigao, igualmente de fun-
do doutrinario-filosofico, divulgando-se, a par, Correspon-
dencias e Comunicados, nos quais o ataque, o ridiculo e a 
satira eram exageradamente empregados. 

Defendendo a Carta Magna do Imperio, escreveu a re-
dagao a 1.° de agosto: "A nossa profissao de fe sobre a Cons-
tituigao que nos rege e que devemos obedecer-lhe fielmente; 
porque e necessario primeiro que tudo tenhamos uma Cons-
tituigao, e porque sem esta obedienc;a nos cairiamos na 
mais horrivel anarquia. Nos manteremos a Constituigao 
contra todo o particular que ousar desconhecer a sua auto-
ridade; nos a manteremos enquanto ela existir, enquanto 
nao for reformada pela autoridade legitima". 

No seu n.^ 10, o semanario iniciou a insercao de um 
estudo, sem assinatura, intitulado "Apologia da religiao do 
Brasil", o qual continuou, ocupando cerca de duas paginas, 
em tipo corpo 8 batido, ate o n.° 28. Numerosas outras edi-
Qoes, nas mesmas circunstancias, foram ocupadas com a 
transcrigao do longo trabalho "Voz da Natureza sobre a Ori-
gem dos Governos". Epigramas, sonetos, "Avisos", "Dicio-
nario" e "Raridades" marte^avam epitetos denegridores con
tra OS jornalistas contendores e certos membros do Clero. 
Assim e que uma Correspondencia da edigao de 10 de outu-
bro, assinada pelo O Porteiro das Massas, investia: "O padre 
Manuel Jose, estupido basbaque e um dos testas de ferro do 

(1) Enquanto era atacado da maneira mais rude , o padre Lopes Gama cnfren-
tava OS contendores com as armas da satira e do ridiculo. Chegou a escrcver e 
publicar avulsamente o poema jocoso "A Coluneida", cujo Canto IV vai aqul t rans-
cri to, como amost ra : 

"O Amiga do Povo 6 qual monturo , 
Ou da guapa Coluna a grande tina, 
Onde tudo que 6 torpe, vil e escuro 
Aparece na feira sabat lna: 
Com frase capadocia, estilo Impure , 
Detestaveis principios so proplna; 
E se traz do Evangelho a apologia, 

A par logo aparece porcar ia" . 
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faganhudo Deao de Olinda, desse sultao ou antes eunuco 
pardavasco do serralho do Carmelo Pernambucano, nao e 
menor monstro de maldade que o celerado D e a o " . . . 

I 
t 

Sem interrupgao, numerando as paginas seguidamente, 
de edigao para edlcao, O Amigo do Povo entrou o ano de 
1830 com o n . ° 32, de 1.° de Janeiro; e, sem alterar o pro-
g rama de defesa das ideias colunaticas, chegou ao fim com 
o n .o 82 (2), de 18 de dezembro (Bib. N a c , Bib. Pub. Est. 
e Coleg. Fernando Pio) (3 ) . 

O CONSTITUCIONAL — Jornal Politico e Literario — 
Comegou a circular no dia 2 de julho de 1829, em formato 
de 28 X 18, com quatro pag;nas a duas colunas de 16 ciceros, 
sendo impresso na Tip . do Diario de Pemambuco, s i tuada 
a rua Direita n . ^ 267. 

Trazia sob o t i tulo: "Embora incautos queiram dene-
grir a minha Constitucionalidade, ela sempre aparecera 
t r iunfante , qual Sol dissipando o mais espesso nevoeiro. 
Cental comigo, como Eu conto convosco, e vereis a Demo-
cracia e o Despotismo agrilhoados por u m a justa Liberda-
de" (Proclamacao de S. M. o Imperador aos brasileiros). 

Bissemanario, devia publicar-se as segundas e sextas-
feiras, custando o exemplar 80 reis e a mensalidade 640 
reis. Redator: o medico Jeronimo Vilela Tavares. 

Adstrito a defesa do sistema constitucional e ao comba-
te sistematico a Coluna do Trono e do Altar, o periodico, lo
go em seu n . ° 4, criticava o diario O Cruzeiro e o semanario 
O Amigo do Povo, empenhados — como dizia — em " in t ro-
duzir a desconfianga e desuniao entre o governo e o povo, 
pa ra facilmente incutir nos espiritos de facil conviccao suas 
doutr inas subversivas e edificar o sistema do t e r r o r . . . " 

Sucessivamente, nao faziam outra coisa os redatores 
d'O Constitucional senao polemizar com os jornalistas ad-

(2) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara o n . ° 81, de 11 de dezembro 
de 1830, como tendo sido o ultimo publicado. 

(3) So e completa a colegao da Biblioteca Nacional. Na Estadual encontram-
se OS ns. 1 a 31, e o colecionador particular Fernando Pio dos Santos possui, em 
volume encadcrnado, os ns. 2 a 54. 



7 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

versos, que eram os padres Ferreira Barreto e Marinho 
Falcao, este apelidado "Cafelefele" e "CabocUnho tumbeiro", 
e aquele, "Dr. Lombriga", "Padreco Xico Doutor", "Promo-
tor da Forca", "Padre Xico Forca", etc . 

O Sonambulo (pseudonimo do padre Lopes Gama), co-
laborador constante de "Comunicados", nas suas referen-
cias a O Amigo do Povo, usava a palavra Amigo de cabeca 
para baixo. E escreveu, no n . ° 37: "A Coluna desmascara-
da, todos OS seus enredos descobertos". 

Noutra edigao, lia-se, na segao "Raridades": "Quern qui-
ser uma navalha, para re ta lhar a cara de algum vigario, 
abra a bat ina do Vigario do Recife, o frei Francisco Ferreira 
Barreto, cavaleiro da Ordem da Navalha e de Sao Lazaro" . 
Outra: "Quern nunca viu o Diabo, com todos os demonios 
do Inferno, veja o Vigario do Recife, o padre Francisco Fer
reira Barre to" . . . 

Assim entrou 1830, ja com o n .^ 55 (a numeragao con-
t inuou) , de 7 de Janeiro, quando se denunciavam "os per-
versos manejos da Sociedade das Colunas". No n.*^ 65, es-
crevia O Sonambulo: "O padre Barreto, esse clerigo revol-
toso, que deve fazer epoca nos fastos das patifarias huma-
n a s " . . . Ainda: "O Cruzeiro, esse escandalo do prelo, que 
devia ser queimado em praca p u b l i c a " . . . ; era tambem 
"gaita de fole do sarau colunista". 

Correspondencias apresentavam assinaturas como O Vi
gilante, O Lamentador, O Perguntador, Amante da Lei e 
outros, OS quais, por sua vez, so faziam a tacar a politica co
lunista, comandada pelo Presidente Tomaz Xavier, ou seja, 
O Intrepido, pseudonimo com que colaborava n'O Cruzeiro, 
sendo ele igualmente alvo dos ataques d'O Constitucional, 
que, no seu n . ° 67, se congratulou com os pernambucanos 
por haver assumido a Presidencia da Provincia, no lugar 
dele, o Conselheiro Joaquim Jose Pinheiro de Vasconcelos. 
"Notlcias estrangeiras" completavam algumas edicoes. 

No n .o 157, de 30 de dezembro, ultimo do ano, escrevia 
O Sonambulo que o tempo, dia a dia, ia "descobrindo as ma-
nobras infernais do partido recoionizador, bem conhecido 
pela denominacao de Coluna do Trono e do Al tar" . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO ^ 

Prosseguiu o periodico em 1831, com nova numera-
gao: n.° 1, de 3 de Janeiro, reiniciando, igualmente, a das 
paginas . Passou entao a ser impresso na Tip. Fidedigna, 
de J . N . de Melo, a rua das Flores n . ° 18, colhendo-se assi-
na tu ra s na "mesma tipografia e na casa do redator, a rua 
Direita D 49, I.*' anda r " . Aumentara, ligeiramente, o for-
m a t o . 

Todo o artigo, em quatro paginas, do n .o 14, de 17 de 
fevereiro, constituiu energica resposta a acusagoes do Diario 
de Pernambuco. 

Prolongou-se a publicagao ate, pelo menos, o n.*' 52, de 
30 de junho de 1831 (Bib. Nac. e Bib. Pub. Es t . ) (1) . 

DIARIO DO CONSELHO GERAL DA PROVINCIA DE 
PERNAMBUCO — In-folio pequeno, impresso na tipografia 
do Diario de Pernambuco, "comegou a sair a 22 de dezem-
bro de 1829 e terminou a publicagao a 11 de margo de 1830. 
Era dirigido por pessoa que se ocultava sob as iniciais J . 
A. B . e constava, exclusivamente, das a tas das sessoes do 
Conselho Geral da Provincia, que o Ato Adicional transfor-
mou, em 1834, em Assembleia Provincial" (Cf. "Anais da 
Imprensa Periodica Pe rnambucana" ) . 

1830 

O POPULAR — Periodico Politico — Redigido pelo padre 
Miguel do Sacramento Lopes Gama, saiu a lume o primeiro 
niimero no dia 2 de junho de 1830, em pequeno formato de 
22 X 16, com quatro paginas de coluna larga. Impresso na 
tipografia do Diario de Pernambuco, a rua Direita n . ° 267, 
1.^ andar, assinava-se a 480 reis por trimestre e a 200 reis 
por mes, para circular bissemanalmente, as quartas-feiras 
e aos sabados, "sendo entregue de tarde, ou de manha, nas 
casas dos subscritores". Sob o titulo, lia-se: "O povo tem 
nas suas maos a sua felicidade ou sua total ru ina" (procla-
magao do Imperador D . Pedro I, de 25 de julho de 1828). 

Um "Prospecto", divulgado muito antes, precisamente a 
30 de abri ' , no Diario, anunciava: "Pensar-se-a que, haven-

(1) A par t i r do n .o 2, a Biblioteca Nacional possui boa coleqao d'O Constitn-
cional, a te o n . ° 152, com r a r a s lacunas, mas , de 1831, so edigoes esparsas . Na 
Biblioteca do Estado de Pernambuco nao exis tem mais do que 3 numeros saltcados. 
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do ja nesta Provincia cinco periodicos, a aparigao de mais 
um sera exuberante; assim seria se os existentes preenches-
sem tudo quanto pode e talvez deve ser objeto de jornais; 
mas como assim nao sucede, chega bem a proposito mais u m 
Colaborador; t an to mais quanto por desgraga estamos nos 
bem atrasados a muitos respeitos. O nosso periodico sera 
pois mais um defensor da Liberdade Legal" . 

Abriu a edigao de estreia longo artigo de apresentagao, 
conclulndo com o topico a seguir". 

"Infelizmente, a liberdade da Imprensa, alias um dos 
mais sagrados direitos dos povos livres, tem-se tornado nes
ta Provincia um canal imundo de insultos pessoais, que en-
furecendo os homens uns contra os outros, rompe a harmo-
nia e convivencia humana , prepara a guerra civil e estraga 
OS costumes consideravelmente. Esta desenvoltura, nascida, 
nao do sistema Constitucional, porem sim e mui to princi-
palmente da falta de observancia da mesma Constituicao, 
tem ofendido sobremaneira o pudor dos cidadaos honrados: 
por isso o nosso periodico nao recebera correspondencia al-
guma cujo autor se nao obrigue a que ela apareca assinada 
com o seu proprio nome; e ainda assim, se trouxer a mais 
leve personalidade contra o menor individuo, sera rejeita-
da; porque nao sabemos instruir corrompendo; a lguma 
outra correspondencia aceitaremos sem esta clausula, mas 
sera aquela que t r a t a r dos vlcios e faltas em geral . 

"Tocaremos nos erros e abuses dos Delegados do Poder, 
sempre respeitando as suas pessoas; porque se erram por 
descuido, ou ignorancia, a nossa respeitosa admoestagao 
nao OS devera escandalizar; e se por propria maUcia, os nos-
sos insultos so servirao de os fazer incorrigiveis e piores. 

"Como e muito provavel que haja quem nao nos aeixe 
caminhar sem nos querer empecer os passos, desde ja adver-
timos aos nossos irmaos d 'armas, os srs . redatores, que 
aceitando de bom grado o desafio de argumentos sizudos, 
com que pre tendam a tacar as nossas doutr inas, rejeitare-
mos toda a laia de combates indecentes e insultos pessoais. 
Se nos combaterem, como homens bem criados (que nessa 
conta OS devemos ter) faremos por nos defender com argu
mentos e razoes: se errarmos, confessaremos o nosso erro; 
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mas se nos injuriarem, o desprezo sera a nossa resposta. 
Uma coisa e a tacar opiniSes, outra coisa e insultar as 
pessoas". 

Constituiu-se a mater ia d'O Popular de macigos edito-
riais, quase sempre um so enchendo as quatro paginas, em 
defesa do regime monarquico e respectivas instituigoes. Se-
guidos dispositivos da Constituigao eram comentados, a co-
megar pela divisao dos poderes e suas atribuigoes. O reda-
tor chamava atengao para o dever que cumpria ao povo 
brasileiro de respeitar os preceitos da lei basica. 

Assim concluiu, ja no n . ° 22, de 14 de agosto, o edito
rial "O que se deve entender por povo": "Pernambucanos: 
estai certos que o verdadeiro constitucional e aquele que 
melhor cumpre a lei e obedece aos magistrados; o homem 
que se arredar desta regra nao e patriota, nem constitucio
nal, nem amigo do Trono, nem coisa que preste". 

Foram outros temas focalizados na doutrinagao do 
periodico: Instrugao e Educagao da Mocidade — Sociedade 
conjugal — O luxo — Deveres das maes e dos pais — O jiiri 
— Os ateus — Igualdade social, e tc . , atacando, enquanto 
isto, OS absolutistas e criticando a ineficiencia da policia 
local e o mau teatro da epoca. Lia-se em artigo da edigao 
de 2 de outubro de 1830: "O nosso teatro esta tao relaxado, 
e imoral, que a maioria dos pais de familia, sisudos e honra-
dos, nao ousam levar a semelhantes casas suas senhora e 
filhas; e com toda razao. Qual o homem de bem que podera 
sofrer, de sangue frio, que a sua familia seja espectadora das 
obcenidades e torpesas que aU se dizem? Que escandalosos 
duetos, que dangas lascivas, que equivocos desonestissimos 
nao aparecem ali?" E apostrofava: "Melhor fora nao haver 
teatro do que have-lo para se destruir a moralidade pu-
blica". 

Atingido o n.'^ 52, datado de 27 de novembro, divulgou 
a redagao: "Por circunstancias, nao pode sair a luz O Po
pular no seguinte mes de dezembro, e em Janeiro continua-
ra a sua publicagao como ate aqui". 

Entretanto, so veio a circular o n . ° 53, a 12 de margo 
de 1831, tendo-se transferido o trabalho de impressao para 
a Tip . Fidedigna, a fua das Flores D 18. Constou do pri-
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meiro editorial: "Continua o nosso periodico, apesar dos des-
preziveis motejos d'O Cruzeiro, que nos descansou dos seus 
costumados epicedios, cuidando porventura que haviamos 
<ieposto a pena (1) . Temos de advertir aos nossos leitores 
que nao nos afastaremos das regras que nos impusemos em 
o nosso primeiro numero". 

Ao pe da quarta pagina veio o Aviso: "Sendo a impres-
sao do nosso O Popular mais subida atualmente que outrora 
e estando sobremodo caro o papel, nao podemos ter a satis-
fagao de dar a nossa fo^ha pelo prego marcado em seu prin-
cipio: a subscricao, pois, sera de 640 reis por trimestre; mas 
as fdlhas avulsas custarao 30 reis como dantes. Subscre-
ve-se por via dos distribuidores e na casa de livreiro de Ma
nuel Marques Viana, 1.° andar do sobrado em que esteve 
a Tip. do Diario, onde tambem se vendem as folhas avulsas 
das 9 horas do dia por diante. 

"Roga-se aos senhores que houverem de subscrever ou 
comprar esta folha, queiram nao incomodar os empregados 
da tipografia com este negocio; porque ai nao o concluirao; 
assim como aqueles senhores que receberem o presente nu
mero e nao quiserem subscrever a nossa folha, tenham a 
bondade de a entregar outra vez e declarar que nao e do 
seu gosto subscreve-la. Por ora, saira O Popular quando for 
possivel, mas completar-se-a no trimestre o numero das fo
lhas, como se saisse regularmente duas vezes por semana". 

Em seu n . ° 56, comentou um editorial a ideia da Con-
federagao, difundida "pelo nosso muito estimavel colega jor-
nalista, o bom patriota d'O Repiiblico" (2), mas adiantava 
nao ser a Confederagao "mais do que reforma e adigao a 
certos artigos da nossa Constituigao atual". Aplaudiu, em 
parte, frisando, todavia: " . . .essas mesmas alteragoes de-
vem ser muito meditadas, muito discutidas e examinadas 
por todas as faces". E concluiu: "A arvore constitucional 
ainda agora comeqa a estender as raizes; julgamos que mu-
da-la ainda tao tenra e nova, e arrisca-la a definhar-se e 
morrer". 

(1) Vivendo em constante polemica com O Popular, o diario O Crmeiro, Jul-
gando morto o contender, motejou, numa nota de abertura da edigao de 10 de fe-
verelro de 1831; "Requiescat in pace". 

(2) Era o jornal de Antonio Borges da Fonseca, entao publicado no Rio da 
Janeiro. 
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Terminou o bissemanario de Lopes Gama, apos ocu-
par-se exaust ivamente do assunto, reprovando a Federagao, 
por parecer-lhe "inconveniente". E entrou a atacar "a caba
la portuguesa recolonizadora", dizendo, entre outras consi-
deragoes, que os Portugueses "ha muito nos atraigoam". 

Nao deixava, enquanto isto, de criticar a Coluna e dou-
t r inar sobre a excelencia da Constituigao. Mas, no n . ° 71, 
de 13 de maio, lia-se: "Por molestia, nao pode o redator 
d'O Popular cont inuar a sua tarefa e porisso passa esta fo-
Iha a ser escrita por out ra pessoa". 

O novo redator nao escreveu mais do que quatro edi-
goes, chegando ao fim a existencia do periodico com o n.*' 75, 
de 3 de junho de 1831, precisamente quando completava o 
primeiro aniversario (Bib. Nac . ) (3 ) . 

1831 

ESPELHO DAS BRAZILEIRAS — Surgiu a 1.° de fe-
vereiro de 1831, precedido do seguinte "Anuncio", publicado 
dias antes no Diario de Pernambuco: "O Redator, animado 
pelo seu ardente desejo de contribuir para a instrugao de 
suas Compatriotas, espera que as pessoas sensatas, longe de 
admitirem as objegoes futeis dos inimigos da civilizagao, 
auxiliarao seus esforgos, promovendo no seio de suas fami-
lias a leitura desta folha, cujo unico fim e oferecer as se-
nhoras exemplos capazes de desenvolver seus talentos e Ihes 
inspirar o amor de seus deveres". Redigido pelo frances 
Adolphe Emile de Bois-Garin. 

Sem que restem comprovantes das edigoes anteriores, 
o primeiro avistado foi o n . ° 20, de 8 de abril de 1831, em 
formato de 21 x 15, com quatro paginas de coluna larga . 
Impresso na Tipografia Fidedigna, a rua das Flores n . ° 18, 
fornecia-se a 300 reis a mensalidade, custando 40 reis o nu-
mero avulso. Publicagao bissemanal, as tergas e sextas-fei-
r a s . Sob o titulo, ostentava a divisa: 

(3) Pertence k Biblioteca Naclonal a vinlca coleqao completa. A Biblioteca do 
Estado possul, apenas, o primeiro numero, encontrando-se na Biblioteca do Insti
tute Arqueologlco, Hist6rico e GeogrSfico Pernambucano melhor acervo: dos 
ns. 2 a 51. 
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"A virtude, os talentos — E nao a vaidade 
Te guiarao, Perila — A Imortalidade". 

(Traduz. de Ovid. ad Perillum. Ely VII) . 

Dividia-se-lhe a materia em temas historicos, pensa-
mentos, anedotas e curiosidades, tudo em pequenas doses. 

Prosseguindo, chegou ao n . ° 28 a 6 de maio, quando 
abriu a edigao a nota a seguir, plena de entusiasmo civico: 
"Parabens, Brasileiras em geral! Parabens, parabens, Per-
nambucanas! Quern intentava perder-nos ja nao existe em 
nosso territorio, ja nao respira o ar de nossa atmosfera. 
Pedro I, esse homem caviloso, cuja maldade tanto abusou 
da nossa paciencia, cessou para sempre de ser nosso Impe-
rador, ou antes, nosso Opressor. No dia 7 de abril deste ven-
turoso ano ele abdicou a coroa em seu filho D. Pedro I I " . 

Circulou, afinal, no dia 13 de maio, o n . ° 30, que deve 
ter sido o ultimo publicado (1) . Nele figurou, como mate
ria principal, um Comunicado, sem assinatura, dirigido as 
"Caras Patricias", a proposito do 7 de abril, no qual, entre 
outros topicos, se lia: 

"O tirano que oprimia nossa patria, reconhecendo sua 
nulidade para encandear coragoes brasilelros nascidos para 
a liberdade, cedeu a necessaria forga da opiniao publica, esse 
inconquistavel baluarte da liberdade, deixando na efusao do 
mais doce prazer os felizes habitantes do imperio da Santa 
Cruz; porem, amadas Patricias, nao devemos ainda pensar 
que temos chegado a metade da felicidade; agora talvez 
mais que nunca, e mister que saibamos ser livres; agora 
mais que nunca, importa pregarmos aos nossos filhinhos, 
aos nossos caros esposos a moderagao e a tolerancia, com-
panheiras fieis da liberdade; pois, para sermos livres e forca 
que respeitemos os direitos dos nossos semelhantes" (Bib. 
Nac.) (2) . 

O LIBERALAO — Papeluoho de suco por 40 reis — 
Fundado a 13 de abril de 1831, circulou o n.° 2 no dia 27, 

(1) No seu registo, Alfredo de Carvalho dera como ult ima a edicao de 8 de 
abril de 1831, pespegando-lhe o n ' ° 26, em vez de 20, unica, aliSs, exis tente na Bi-
blioteca Publica do Estado ' 

(2) Na Biblioteca Nacional encontram-se os n s . 27 a 30. 
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obedecendo ao formato de 21 x 15, com quatro paginas de 
coluna larga. Impresso na tipografia d'O Cruzeiro, a rua da 
Cadeia do bairro de Santo Antonio, vendia-se o exemplar a 
40 reis. Como divisa, lia-se, abaixo do titulo: "Et au lieu 
qu'on avait pense jusqu'a nos jours, qu'il etait impossible de 
fonder une Republique, qu'avec des vertus, comme les 
anciens legislateurs; la gloire immortelle de cette societe 
de jacobins est d'avoir cree la Republique qu'avec des vices" 
(Histoire des Brissotins) . 

Sua materia constou de um so artigo em todas as qua
tro paginas, vasado na linguagem mais ironica e jocosa, le-
vando ao ridiculo O Constitucional e seu redator, o padre 
Lopes Gama, ou seja, O Sonambulo. Podia considerar-se 
uma edigao pastiche d'O Cruzeiro, que divulgou um "aniin-
cio", no qual dizia: "Roga-se ao Respeitavel Publico queira 
honrar com a sua assistencia o novo Comico, por ser coisa 
fresca" (Bib. Pub. E s t . ) . 

Consoante o registo dos "Anais", de Alfredo de Carva-
Iho, publicou-se, ainda, o n . ° 3, datado de 15 de maio do 
mesmo ario. 

O CARCUNDAO — Alfarrabio velho por 40 reis — Pu
blicou-se pela primeira vez no dia 25 de abril de 1831, em 
formato de 22 x 15, com quatro paginas de coluna larga. 
Sob o titulo via-se o cliche, em madeira, de um homem com 
cara de cavalo, as maos erguidas segurando uma Coluna 
quebrada que ia cair-lhe em cima. Vieram, a seguir, os 
versos: 

"Crispinus minimo me provocate; accipe; si vis; 
Accipiam tabulas, detur nobis locus, hora, 
Custodes, videamus uter plus scribere pos sit". 

(Horac. Lib. 1. Sat . IV. vs. 14). 

Impresso na Tipografia Fidedigna, a rua das Flores n.° 
18, a edigao de estreia, cujo cabegalho ocupou quatro quin-
tos de pagina, inseriu longo editorial de apresentagao, sem 
titulo, so restando meia pagina, no fim da quarta, para "No-
ticias Estrangeiras" . 

O articulista, em linguagem joco-seria, condenou o "pa-
pelucho incendiario" O Liberalao, acentuando: "Apresse-
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mo-nos, o tempo e breve, a existencia do Trono e Altar acha-
se ameagada por esses anarquis tas n ive l adores . . . " 

Colocou-se O Carcundao, trocistamente, ao lado do dia-
rio O Cruzeiro, frisando: " . . . r e u n a m o s nossos tumores 
dorsals para sustentarmos o edificio desabado da legitimi-
dade, se nao queremos que esses audazes liberals venham 
coroar nossas antigas cabeleiras com o barrete da liber-
dade" . 

Inexistente exemplar do 2.°, o "numero 3 e u l t imo" pu-
blicou-se a 16 (1) de maio, aumentado o formato para 30 X 
22, a duas colunas de 18 ciceros, omitindo os versos do ca-
begalho. Teve o texto ilustrado com duas outras xilogravu 
ras, a primeira delas representando raios e trovoes, caida em 
pedagos a coluna "non plus u l t ra" sobre um individuo, ao 
passo que a segunda era uma caveira (2) . 

A materia constituiu-se, a principio, de um dialogo en-
tre O Carcundao e O Cruzeiro, cheio de ironia e critica. 
Toda a parte restante manteve identico padrao de lingua-
gem, terminando assim um dos comentarios: "Que vejo?! 
A Santa Liberdade, que tanto tenho ultrajado, armar-se do 
raio vingador; o corisco esta descarregado: Ai!... ai!... ai!... 
eu mbrro esmagado sob os destrogos da Coluna fulminada" 
Findou com o "Testamento d'O Carcundao" (Bib. N a c ) . 

BUSSOLA DA LIBERDADE — Periodico Politico e Li-
terario — Entrou em circulagao a 26 de junho de 1831, no 
formato de 30 x 21, com quatro paginas de duas colunas a 
16 ciceros. Impressao da Tip. Fidedigna, a rua das Flores, 
casa 18. 

Um "Aniincio" dias antes publicado (1 A), informou a 
data do aparecimento da folha, acrescentando que seria es-
crita "no sentido e frase a mais liberal" compativel com as 
forgas do seu redator, o padre Joao Barbosa Cordeiro. Nao 
teria "condescendencias para deixar de anunciar as verda-
des mais austeras, ainda que sejam contra seus amigos, u m a 

(1) Nao no dia 17, como esta nos " A n a l s " . 

(2) Fol o prlmelro jornal de Pemambuco com a materia do texto ilustrada. 

(1 A) N'Olindense e no Diario de Pemambuco, de 21 e 23 de j u n h o , respect lva-
mente . 
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^ no Ŝ  I . ® <la tniwlia Kim^da «ni lralf*i 
ia gra»d«* v iio{)iHtaiite QucsttM^ dtiJIKr, ilo 
fo vli1ti;te dr> <|ii(d Mtbiui an 'VUnmp Itit* 
pbri^ d<> 45^*41 « Sr. II. Pi^\m% ^ y v »ti 
itiist'i Qivmhrntimie d** diH-larnr W Tsioijao 
? ao dtwE^rmia firmiE? kiltMcrio, a u rioecw. 

.iaifc*-,. . 

Iafh04 de ob^erviir e mantHr a 
^c te Itada ubjrarnirts la^m q^Mrr^mo9 i«e a&0'l 
a<fidf!o i}t«o for ron{t)ra{^ .emu <:Ua Huer at̂ ^ 
f^pr i lo d»s r c k m u a s quer a respeilo dilf^ 
parte, em que a SalmWwa do CUnpm Ija^-^ 
irij^tt\*o jtdjfar que nSo ck've ner allerada s « 
t v ^ U«iia-^ dcexa«aitiar(Hitra niatena tukdA 
mcusOlIf trat%sceiii:fetde» iKto h e : Qoe le«ii ai^^ 
fesaar itt Naco'fw £>imng(4rMa r o ^ i t o Aa% 
Guverw> c Tt t ido d*> Sr. D . Pedro »• * ^ 
Se enti* lie o 4;a«o, eni qt>e dq^>maUcauiefW^ 
tv tie ^Haada 4ever Ivr lm;ar bum Reco-;^ 
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vez que estas nao se dirijam a patentear faltas particular es 
ou erros de vida privada; sim abuso de empregos, falta de pa-
triotismo, traigao a Patria, enfim, tudo quando diz respeito 
a crimes e faltas publicas". 

Publicaria Correspondenclas e Comunicados que Ihe 
fossem dirigidos, ate mesmo pelos seus desafetos "e opostos 
as suas opinioes, contanto que assinem e reconhegam legal-
mente seus autografos, e estes nao contenham expressoes 
grosseiras, incivis e obcenas que escandalizem a moral pu-
blica". 

Concluiu o "Anuncio" com o Expediente: "fiste perio-
dico saira duas vezes na semana, a saber: nos domingos e 
quartas-feiras. Subscrever-se-a mensalmente, a 640 reis, pa
ges adiantados, e tambem se vendera avulso, a 80 reis por 
cada folha. Aceitam-se as assinaturas na loja do Sr. Qua-
resma, no Recife, a rua da Cadeia; em Santo Antonio, na 
loja do Sr. Bandeira, na rua do Cabuga; na Botica do Sr . 
Pinto, na rua Nova; e, na Boa Vista, na Botica do Sr. Braulio 
e Companhia, na Praga". 

O n.° 3, de 3 de julho, primeiro encontrado, apresen-
tou a seguinte divisa: 

"Da Liberdade o Norte mostrarei, 
A despeito de tudo quanto e vao: 
Ou com ela veneer, como Aristides, 
Ou com ela morrer, como Catao". 

Do Redator. 

Extenso editorial atacou "os brasileiros degenerados, os 
"Colunas" e traidores da Patria daquem e dalem mar" . 

Da edigao manuseada passa-se, apos grande lacuna, ao 
n.° 25, datado de 21 de setembro, tendo o cabecalho enci-
mado por incisiva vinheta, constituida de uma bussola: a 
esquerda, uma coluna partida, tendo ao pe uma corrente 
com a grilheta aberta; a direita, outra coluna, porem intei-
riga, com barrete frigio, ladeada de ramos . A redagao fez 
a cobertura, noticiando e comentando em termos veemen-
tes, da insurreigao militar dos dias 14, 15 e 16, que depois 
tomou a denominagao de Setembrizada, divulgando, inclu-
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sive, u m a Proclamagao do Comandante das Armas, Francis
co de Pau la e Vasconcelos, da tada do Quartel do Comando, 
em Boa Viagem. O assunto ocupou edicoes seguidas. 

O editorial do n . ° 31, de 12 de outubro, int i tulado "Ne-
cessidade de proclamar-se a Federagao", advert iu que nao 
devia haver contemplagoes com os "co lunas" . Na edigao se-
guinte , o redator advogava a divisao do Brasil em seis Es-
tados, u m deles compreendendo as provincias do Ceara a te 
Alagoas. No n . ° 33 noticiou a instalagao da Sociedade Fe
deral, sob a presidencia do dr . Joao Jose de Moura Maga-
Ihaes, f igurando entre os socios Joaquim Nunes Machado. 

O lema federativo foi u m a constante dos art igos da 
Bussola, que veio a polemizar, em torno dele, com O Olin-
dense. Completavam-lhe as paginas: Cori'espondencias e 
Comunicados, Pensamentos e a lguma Variedade. 

A par t i r de 16 de outubro, transferiu-se o t rabalho de 
confecgao mater ia l pa ra a tipografia do Diario de Pemam-
buco, a r u a da Soledade n . ° 498, com a nota , ao pe da ul
t ima pagina: Impresso por Antonino Jose de Miranda 
Falcao. Voltou para a Fldedigna a 8 de setembro de 1832. 

Circulando in in te r rup tamente , duas vezes cada sema-
na , findou o ano com o n . ° 50, de 21 de dezembro, pa ra dar 
o n . ° 51 a 16 de Janeiro de 1832. E prosseguiu ate 16 de 
setembro, quando saiu o n . ^ 125, com o total de 562 pagi
nas , em numeragao seguida desde a fundagao. 

A Bussola da Liberdade reapareceu em margo de 1833, 
iniciando o Tomo I I . Atingido o n . ° 12, de 14 de abril, parou, 
segundo "anunc io" do Diario de Pernambuco, publicado n a 
vespera, onde se lia: " . . . o Redator declara que vai deixar 
de escrever, os motivos que pa ra isso tem e quando f indara 
a r e d a g a o . . . " (2 A ) . 

Mas logo apareceu o n.*' 13, conforme o Diario de 8 de 

(2 A) No Diario de Pernambuco, Bernardo de Sousa Franco, um dos seus reda-
tores, quelxou-se, a 16 de abril, de ter recebldo descomposturas, sem ter dado 
causa, da Bussola da Liberdade, em seu niimero 12, acrescentando, com referenda 
ao padre Joao Barbosa Cordelro: "Nao quis despedir-se sem mais uma nova viti-
ma unir as que tem sacrificado a seu genio Irascivel e Imprudente". 



g g LUIZ DO NASCIMENTO 

maio: "Hoje saiu a Bussola da Liberdade, contendo tres ar-
tigos interessantes: um sobre a Moderagao, outro sobre os 
principios do governo e outro sobre as faculdades da Sobe-
rania do Povo". 

Mudara de orientagao, ao que informou, depois, o Dia-
rio, que declarou louvar as Intengoes do novo redator da 
Bussola "e os desejos que, em seu n . ° 18, mostra, de ver con-
gragados os brasileiros livres, a fim de opor barreira forte 
aos perfidos intentos do inimigo comum — os caramurus". 

Transferido o traba^ho grafico para a firma Pinheiro, 
Faria & Cia. , que deixara a rua do Amparo, em Olinda, e 
viera para a rua das Cruzes (atual rua Diario de Pernam-
buco) D . 5, prosseguiu a publicacao ate o n . ° 62, datado 
de 6 de outubro de 1833, trazendo sob o ti tulo a seguinte 
quadra (da Cangao Patriotica Pernambucana de 1817): 

"Quando a voz da pat r ia chama, 
Tudo deve obedecer: 
Por ela, a morte e suave, 
Por ela cumpre morrer" . 

Leu-se, no editorial de despedida, que a redacao visava 
"concorrer para a salvagao da causa publica"; nao conse-
guiu, todavia, "estabelecer uniao", devido "ao grande grau 
de irritacao de certos homens" . Suspendia, pois, a circula-
gao da Bussola: 1.*̂  — porque, no momento, nada adianta-
ria a causa da liberdade; 2 .° — para nao ser tentado a "re-
bater os grosseiros insultos, invetivas e sarcasmos que con
t ra nos aparecem no Diario de Pernambuco e, destar te , 
sustentarmos indecentes polemicas e dar pasto a intriga, 
para o que nao temos jeito nem propriedade a lguma" . En-
t re tanto , nao se alegrassem muito a "caingalha, os aristo-
cratas-caramurus e escravos res tauradores" . 

Os dois liltimos numeros foram distribuidos gra tui ta-
mente (Bib. N a c , Bib. Pub. Est. e Coleg. Leop. L. San
tos) (3 A) . 

(3 A) Bastante desfalcada e a colegao da Biblioteca Nacional, so compreendendo 
OS dols primeiros anos. O colecionador L. L. Santos possul tr§s comprovantes de 
1832. Na Biblioteca Publica do Estado exlstem, Igualmente, tres exemplares, um 
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O PERNAMBUCANO — Periodico Politico, Moral e Litera-
rio — Segundo os "Anais", de Alfredo de Carvalho, o n.° 1 saiu 
a 2 de agosto e n .^ 6 (ultimo?) a 9 de outubro de 1831, im
presses na Tipografia Fidedigna, si tuada a rua das Flores 
n .o 18. 

Precederam a publicagao dois Avisos, nas edigoes de 9 
e 13 de julho, do Diario de Pernambuco, consoante os quais, 
eram redatores "seis estudantes do Curso Juridico de Olin-
da", que se dispunham a difundir "doutrinas constitucio-
nais e livres", t ra tando de "politica, moral e l i tera tura" . 
Publicar-se-ia as tergas-feiras e sabados, custando a men-
salidade 640 reis. Os lucros da empresa seriam doados a 
Casa da Misericordia ou aos presos. Receberia Correspon-
dencias assinadas e com firmas reconhecidas, sendo ponto 
de entrega a rua de Sao Bento n .o 50, em Olinda. 

Nao existem comprovantes d'O Pernambucano em ne-
n h u m a das bibliotecas visitadas. Dele encontram-se referen-
cias aos n s . 1 e 2 num Aviso e em duas Correspondencias 
do Diario de Pernambuco, de 6, 23 e 30 de agosto, respecti-
vamente . 

NOVA LUZ BRASILEIRA (1) — Periodico politico do 
Rio de Janeiro, circulou no Recife o seu n . ° 171, de 15 de 
setembro de 1831, mandado reimprimir pelo redator da 
Bussola da Liberdade, t rabalho que esteve a cargo da tipo
grafia do Diario de Pernambuco. Obedeceu ao formato de 
21 X 16, com quatro paginas de coluna larga, a ul t ima das 
quais deixando a segunda metade em branco. 

Deveu-se a reedigao a um comentario de apoio as ideias 
liberals da Bussola contra os "Colunas ladroes de estrada" 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

O HARMONISADOR — Jornal politico, impresso por 
Jose Napomuceno de Melo, na Tipografia Fidedigna, a rua 
das Flores n . ° 18, saiu o primeiro numero a 12 de novembro 

de cada ano, inclusive o linico avlstado de 1833, o 62.°, que por slnal fol tamb^m 
o derradeiro publicado. Nao se estendeu, portanto, at6 meados de 1834, como admi-
tiu, nos "Anais", Alfredo de Carvalho. 

(1) Nao menclonado por Alfredo de Carvalho, nos "Anais". 
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de 1831, em formato de 21 x 16, com quatro paginas de co-
luna larga. Sob o titulo, o seguinte pensamento de Pages: 
"Quando cada um quer ser livre a seu modo, a pa t r ia acaba 
na escravidao". 

O artigo inicial, que encheu quase toda a primeira edi-
5ao, ocupou-se da nova posigao polltica do Brasil, enalte-
cendo a "revolugao vitoriosa de 7 de abril" e aconselhando 
o caminho da ordem e da legaMdade. 

Assim continuou o programa da folha, cujo redator es-
crevia no n.° 3, de 3 de dezembro: " . . .parecem descortinar-
se ao nosso espirito duas estradas em sentidos opostos, pelas 
quais a nossa patria pode ser conduzida aos arcanos impe-
netraveis do futuro: uma, a da nossa prosperidade e da nos
sa gloria; outra, a da nossa desgraga e nossa miserla. Se 
quisermos marchar pela primeira, e mister que sejamos obe-
dientes as leis e as autoridades que nos mesmos havemos 
constituido; que elas nos dirijam, nos mandem, que fa§ain 
executar as leis e punir os refratarios, e nos que Ihes obede-
gamos pontualmente e Ihes prestemos nosso auxilio no cum-
primento do seu sagrado ministerio". Aconselhava que se 
desprezasse a polltica para seguir o caminho da "indiistria 
moderna" e do "aperfeigoamento da agricul tura". 

Na edigao de 31 de dezembro, n . ° 4, excepcionalmente 
com oito paginas, a ult ima das quais em branco, porque o 
imenso editorial terminou na setima, o redator manifes-
tou-se de acordo com a federagao dos Estados, mas nao 
apressadamente e sim quando a lei permitisse as reformas 
e a "augusta Assembleia" a decretasse. 

O pequeno e bem redigido jornal que, a part i r do n.** 
6, de 25 de fevereiro de 1832 (artigo linico: "Aristocracia e 
Aristocratas") mudou a ortografia do titulo para O Harmo-
nizador (com z) , nao circulava com regularidade, passan-
do, desde Janeiro, a sair em dias indeterminados. E nao al-
terou o programa consubstanciado no titulo, condenando 
OS absolutistas, a insurreigao de Pinto Madeira e "os mal-
vados Colunas (n.^ 10, de 17 de maio), que pretendiam 
volver-nos ao vergonhoso jugo do tresloucado D. Pedro". 

Abordando outros assuntos, prosseguiu O Harmoniza-
dor ate o n.^ 14, que circulou a 20 de setembro de 1832. 
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Riedigido por Antonio Joaquim de Melo, alguns artigos 
devem ter side escritos, dada a semelhanga de linguagem, 
pelo padre frei Miguel do Sacramento Lopes Gama (Bib. 
Piib. E s t ) . 

O FEDERALISTA — Saiu a lume no dia 30 de dezem-
bro de 1831, apresentando-se em formato de 29 x 20, com 
quat ro paginas de duas colunas, impresso por Antonino 
Jose de Miranda Falcao, na Tip. do Diario de Pernambuco, 
a rua da Soledade n . ° 498, e, depois, por Jose Nepomuceno 
de Melo, na Tip. Fidedigna, a rua das Flores, D . 18. 

Constava do Expediente: " . . . aparecera todas as sema-
nas, e como nao tem dia determinado a sua publicagao, sera 
a sua aparigao anunciada no dia antecedente pelo Diario 
de Pernambuco. Achar-se-a a venda na loja de retrozeiro 
do sr . Atalde, na Praga da Uniao. Prego — 40 reis". 

Sob o titulo trazia, em frances, um topico do livro 
"Esprit du Droit", de Fritot, seguido da respectiva t radu-
Q&o: "Por fatos, e segundo prova a experiencia, e preciso re-
conhecer que todos os povos, seja qual for a forma do seu 
governo, podem ent rar no sistema de uma Constituigao Fe-
derat iva". Era editado pela Sociedade Federal, dirigida por 
Miranda Falcao, padre Barbosa Cordeiro, Jose Joaquim da 
Fonseca Capibaribe, Bento Jose Fernandes de Barros e ou-
tros, lendo-se no editorial de abertura, depois de cut ras con-
sideragoes: 

"N6s escrevemos, pois, a favor da Federagao, por estar-
mos persuadidos de que so esse sistema sera capaz de por 
em bom andamento nossos negocios, sustentar a nossa In-
dependencia e felicitar o Imperio" . 

"O nosso periodico sera tao somente doutrinal, e por 
isso a nossa l inguagem sera simples, os nossos principios os 
mais claros que nos for possivel. Nao permita Deus que es-
te periodico seja o veiculo de intrigas, de odios e inimiza-
des, que infelizmente se tem introduzido entre os mesmos 
liberals, que deverao sacrificar as paixoes particulares em 
favor do bem da Patria, que esta acima de tudo" . 

O n .o 2, que so circulou a 13 de Janeiro de 1832, cha-
mou a atengao dos leitores para o fato de a Federagao nao 
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ser regime privative da Republica. Noutro artigo teceu co-
men tarios em torno do projeto de reforma consti tucional . 

Apos o n .o 13, de 30 de maio, quase que exclusivamen-
te dedicado ao doutr inamento da Federagao, so foi possivel 
avistar o n.° 37, ja de 1833, datado de 29 de agosto, com 
seis paginas, cujo sumario se constituia de Atas das sessoes 
da Sociedade Federal de Pernambuco; representagao a As-
sembleia Geral Legislativa, assinada pelos diretores e todos 
OS membros da Sociedade, denunciando achar-se em perigo 
a causa da nacionalidade brasileira, diante da pretendida 
restauragao no trono do Duque de Braganga; e o artigo in-
ti tulado "Sonho", do Escritor do Carapuceiro (padre Lopes 
Gama) , segundo o qual Frei Caneca se manifestara contra 
a restauragao (Bib. Nac. e Bib. Piib. Est. ( 1 ) . 

1832 

BANDEIRA DE RETALHOS — Jornal de tendencias 
federalistas (falta comprovante da edigao de estreia), cir-
culou o n .o 2 a 31 de Janeiro de 1832, em formato de 30 x 20, 
com quatro paginas a duas colunas de 18 ciceros. Impres-
so por J . N. de Melo, na Tipografia Fidedigna, a rua das 
Flores d. 18, trazia sob o titulo a divisa: "Libertas, decus, et 
anima nostra in dubio sunt", junto a devida tradugao: "A 
nossa liberdade, honra e vida estao em perigo". 

Publicado em datas indeterminadas, as vezes com oito 
paginas, o orgao politico, a par de raros editorials, viveu 
quase so de transcrigoes da imprensa do Sul do pais, ressen-
tindo-se de melhor interesse jornalistico. Numa das edigoes 
inseriu soneto de F. P. B. 

Sua existencia prolongou-se ate o n . ° 10, de 7 de abril 
do mesmo ano (Bib. Nac.) (1 A) . 

(1) Na Biblioteca Naclonal, existem apenas os ns. 1, 2, 3, 4, 12 e 13, ao passo 
que, na Biblioteca Publica do Estado, so se encontra, entre jornais avulsos, o n . ° 
37. Segundo Alfredo de Carvalho, "continuou irregularmente ate principios de 
1834", do que nao restam indicios. 

(1 A) Da Bandeira de Retalhos, guarda, apenas, a Biblioteca Publica do Estado o 
n.o 9, de 27 de margo de 1832. 
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O SIMPLICIO PERNAMBUCANO — Surgiu esse peque-
no orgao satirico no dia 6 de fevereiro de 1832, em formate 
de 21 X 15, com quatro paginas. Impressao a cargo de An-
tonino Jose de Miranda Falcao, na tipografia do Diario de 
Pernambuco. Preqo do exemplar — 40 reis. Adotou, come 
lema, a quadra abaixo: 

"Critico, de ambos os sexos, 
O luxo pernicioso; 
Falo dos maus empregados, 
Combato o vicio ruinoso". 

O "Prospecto", como se inti tulava o editorial de apre-
sentagao, aludiu a chusma de periodicos que se vinharri 
alastrando pelo Brasil . Por exemplo: " . . .apareceu, no Rio 
de Janeiro, uma recua de Simplicios (mais maldosos que o 
Diabo): Simplicio Pai, Simplicio Filho, Slmplicio Neto, Bis-
neto, Tataraneto, Simplicio Poeta, etc . Que muito e, pois, 
que aparega agora um Simplicio Pernambucano?" 

"Cidadao livre", sairia a lume todas as vezes que tives-
se vontade, sem marcar dia nem hora; tambem nao queria 
assinantes, "nem distribuidores, para se livrar de calotes". 
Meteria, de vez em quando, a sua colherada na politica, iria 
as repartigoes publicas, focalizaria os aristocratas e "o luxo, 
o pernicioso luxo, que principia pela ruina das familias e 
acaba pela das Nagoes". 

Depois das tres paginas do artigo, um comentario li-
geiro e uma nota joco-seria completaram a edigao. 

O n .o 2 apareceu no dia 20, ainda com editorial a 
respeito da identidade do Simplicio e mais variedades, sem 
cuidar de politica (Bib. Piib. E s t . ) . 

Prosseguiu a publicagao, irregularmente, anunciado cada 
numero nos "Avisos part iculares" do Diario de Pernambuco. 
O 7.° (e ultimo) saiu datado de 1 de agosto do mesmo 
ano (1 ) . 

PROFECIA POLITICA — Folha Liberal, Politica e Li-
teraria — Publicou-se o primeiro numero a 13 (1 A) de feve-

(1) Alfredo de Carvalho (obra c i tada) reg is ta ra como ult imo o n ." 5, de 4 
de abril. 

(1 A) Nao no dia 6, conforme consta do regis to de Alfredo de Carvalho . 
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reiro de 1832, em formato de 29 x 23, com quatro paginas 
de duas colunas a 18 ciceros. Impressao da Tip . Fidedigna, 
de J . N. Me .̂o, a rua das Flores, D . 18. Sob o titulo trazia, 
em frances, com a seguinte tradu^ao, o topico de "Essai Sur 
la Revolution Frangaise": "As regras do governo das Nagoes 
se dedicam todas a este primeiro principio: o cuidado de se 
conservar instinto individual, que garante ao genero huma-
no uma eterna vida". Conforme um Aviso, fechando a ulti
ma pagina, a folha sairia uma vez por semana, as segun-
das-feiras, indicava os locals em que se achava a venda e 
dava o prego das assinaturas: 320 reis mensais. Concluiu: 
"Nao aceitamos polemicas; o nosso objeto sera so o bem da 
Patr ia , a quem temos sacrificado o melhor dos nossos d ias" . 

A edigao de estreia ocupou todas as suas paginas com 
um so artigo, que constituiu tremenda catilinaria contra a 
politica ministerial. Frisava um dos topicos: "Ate quando, 
finalmente, abusara o governo, com seus novos presidentes 
de provincias. da paciencia dos bons e aflitos brasileiros?". 

O segundo niimero, que circulou, excepcionalmente, na 
quinta-feira, 16, encheu-se com outro editorial do mesmo es-
tilo. Assim prosseguiu, provavelmente, (faltam os n s . 3 a 
7), tal era o seu programa politico, terminando com o n."' 8, 
datado de 30 de margo, quase todo dedicado ao noticiario, 
por correspondencia, da revolta de Pinto Madeira Bib. N a c ) . 

O CARAPUCEIRO — Periodico sempre moral e, so per 
acidens politico — Comegou a publicar-se no dia 7 de abril 
de 1832, redigido, unicamente, pelo padre-frei Miguel do Sa
cramento Lopes Gama (1) e impresso na Tip . Fidedigna, de 
Jose Nepomuceno de Melo, situada a rua das Flores, D. 18. 
Em formato de 21 X 15, com quatro paginas de duas colu-

(1) Lopes Gama tornou-se conhecido como Padre Carapuceiro e, escrevendo 
para outros jornals, assinava-se O Redator do Carapuceiro ou, simplesmente, O Ca. 
rapuceiro. Seu pseudonimo anterior foi O Sonambulo. 

file era "eloqiiente e caustico", segundo Carlos Rizzini in "O Llvro, o Jornal 
e a Tipografia no Brasil — 1500/1822" — Editora Kosmos, Rio, 1945. 

O padre Lopes Gama era, sobretudo, um homem de "espirito diaboUcamente 
vivo", consoante a opiniao do escritor Olivio Montenegro, que acentuou: "Atra
ves de O Carapuceiro, como atraves do Sete de Setenrbro, outro jornal que ele 
sozlnho redigia, pode-se reconstituir, como em nenlium dos livros que se conhe-
cem da nossa historia, puros flagrantes da vida social e da vida politica de Per-
nambuco do seculo passado" (artlgo inserto no Boletim da Cidade e do P6rto do 
Recife, edigao de dezembro, 1950/janeiro, 1951). 
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nas , exibiu sobre o ti tulo o desenho do interior de " u m a 
loja de chapeleiro, de cujo balcao se aproximavam dois fre-
gueses de aspecto importante ; das paredes pendiam, pro-
miscuamente, barret inas, chapeus, coroas imperiais, mi t ras 
e carapugas", suspeitando-se, na figura do lojista, o Padre 
Carapuceiro. Completou o cabegalho a divisa abaixo, em 
la t im e t raduzida para a nossa l ingua: 

"Hunc servare modtun nostri nevere libelJi 
Percere personis, dicere de vitiis" 

(Marcial. Liv. 10. Epist . 33 ) . 

"Guardarei nesta folha as regras boas 
Que 6 dos vicios falar, nao das pessoas". 

Assim comegou a apresentagao do notavel pequeno jor-
nal : "Enquanto os outros periodicos d'aUo coturno todos se 
empregam na politica, uns explicando direitos e deveres 
socials, outros levantando questoes sutilissimas; estes dan-
do alvitres, ora acertados, ora com o pequeno defeito de se-
rem impraticaveis", e t c . , "eu, que sou um piegas no circulo 
dos gladiadores periodiqueiros, nao me meterei nesses debu-
chos, nem e minha intengao p6r-me a escarapelas e t raca-
mundanas com o meu proximo, uns porque os respeito por 
bons, outros porque os temo por Ferrabrazes" . 

Seu campo neutro seria "a Moral, oferecendo arduo corn-
bate aos vicios". Frisou, mals adiante: "Fagam de conta que, 
assim como ha lojas de chapeus, o meu periodico e fabrica 
de carapugas . As cabegas em que elas assentarem bem, fi-
quem-se com elas, se quiserem; ou rejeitem-nas, e andarao 
com a calva as moscas" . 

A pergunta dele proprio — "Em que dias certos saira 
esse periodico?" — respondeu o redator: "Saira o pobrezi-
nho quando Deus o ajudar, e conforme a generosidade que 
com ele quiserem ter os Padrinhos, que sao os s rs . Leito-
res" . E concluiu: "Estao feitas as primeiras continencias; 
dadas, na forma do costume, as satisfagoes que n inguem 
me pediu, vamos a obra" . 

Seguiu-se um editorial sobre "os faladores", o qual com
pletou a edigao e prosseguiu na seguinte . 

No n.*' 3, ocupou-se O Carapuceiro, "per acidens", da po
litica, condenando "a rebeliao dos ingratissimos Colunas" . 
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Aconteceu que os inimigos da liberdade brasileira, "conju-
rados para volver-nos ao jugo do absolutismo portugues", 
continuaram "seus pianos infernais, ate que desmascara-
ram-se de todo e deram o grito de revolta em a noite do dia 
14 do corrente mes de abril". O "caudilho da fagao liberti-
cida", o "tiriteiro fardado" Francisco Jose Martins "meteu-
se pelos matos e comegou a ganhar partido, dizendo, com 
grande empavonamento a uns, a outros com labia e mil em-
bustes, que o ex-imperador o encarregara de revoltar Per-
nambuco e reintegra-lo, a ele, D. Pedro, no trono do Bra-
sil". Os rebeldes chegaram a ocupar a Fortaleza do Brum 
e o bairro de Sao Frei Pedro Gongalves. Mas a valentia so 
durou um dia; "os infames foram batidos e destrogados em 
menos de 24 laoras". Martins evaporara-se. E o espirito de 
Concordia difundiu-se entre os liberals. "Todos se abraga-
ram, esqueceram as rivalidades; nao houve mais moderados 
nem exaltados". A todos so preocupou "salvar a Patria, de
fender a cara Liberdade, acabar com os infames colunis-
tas" (2) . 

A partir do n . ° 4, os editorials passaram a ter titulos, 
o que nao acontecia antes, mas em caixa alta ou versalete 
do tipo da composigao comum, de corpo 10, interlinhado; 
editorials que, em geral, ocupavam as quatro paginas da fo-
Iha, a qual vinha circu^.ando semanalmente; editorials que, 
as vezes, para nao sobrar, terminavam em tipo corpo 8 ou 
7. Se sobrava a^gum espago, aparecia, na ultima pagina, uma 
varledade ou anedota. 

Ao atingir o n.*^ 11, veio O Carapuceiro a adotar novo 
cliche sobre o titulo, representado tambem por uma loja de 
chapeus, mas vendo-se o lojista a experimentar um deles 
na cabega do fregues. Abria o texto a nota seguinte: "Mais 
val tarde que nunca . Ate aqui vendi carapugas a retalho, 
ora aqui, ora all, ora acola. Agora estou de loja aberta; e 
tenho carapugas de todos os tamanhos e para toda casta de 
cabega. Cheguem, fregueses, cheguem. Caiam os cobres, 
menos os chanchas" . 

Nas ininterruptas edigoes, ocupava-se o padre-frei Lopes 
Gama, sem jamais aparecer-lhe a assinatura, de temas os 

(2) O abortado movlmento mllltar passou h hlst6rla de Pernambuco com a 
denomlnacao de Abrllada. 
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mais diversos, a saber: "A Educagao", "As reformas", "A 
religiao", "O que e ser gamenho", "As meninas namora-
das', "A 'novena do Carmo", "Os egoistas", "Os padres e fra-
des gamenhos", "O luxo nos enterros e exequias", "As mo-
das", "As pontes e estradas", "Os curandeiros", etc . Porque, 
num desses artigos, criticasse o comercio a retalho por in-
gleses e franceses, especialmente estes liltimos, que domina-
vam a praga com suas miudezas e quinquilharias, travou o 
redator ligeiro debate, ja em novembro, com o periodico 
A Tolerancia. 

Terminou o ano com o n . ° 32, de 24 de novembro, apre-
sentando, em artigo de quase quatro paginas, uma despe-
dida "aos respeitaveis assinantes e leitores", na qual se leu: 
"fi chegado o tempo dos banhos, dos passeios, dos passa-
tempos e passa-festas, e nao ha quem, podendo, deixe de ir 
para o campo; porque, em verdade, o Recife, nestes meses, 
e um forno. Em consequencia da emigracao, ha um certo 
armisticio entre os guerreiros periodistas, que tambem pre-
cisam espairecer; os subscritores eclipsam-se todos os dias 
e a politica toma alguma fo lga" . . . Seguiu-se extensa des-
crigao do passa-festa das diversas categorias e idades dos 
recif enses. 

Oontinuou — n . ° 33 — a 16 de Janeiro de 1833. Na 
"Introdugao para este ano", entre outras consideragoes, es-
creveu que, enquanto tantos "se divertiram pela festa", 
muitos deixaram casa e familia, metendo-se nas brenhas, 
"a fim de combater os rebeldes facinorosos de Panelas e Ja-
cuipe", que, "desde abril passado, nos incomodam". Nao 
concebia "que tres ou quatro miseraveis cabanos tivessem a 
ousadia e, muito menos, meios de sustentar, por tanto tem
po, uma revolugao". 

Na edigao de 23 de fevereiro, O Redator do Carapuceiro 
(assim assinado) defendeu-se de insultos que Ihe foram as-
sacados numa Correspondencia firmada por Carapuceiro do 
Carapuceiro, atacando, ao mesmo tempo, o jornal que a di-
vulgou — o Diario de Pernambuco, do qual t inha sido co-
laborador, nele escrevendo contra os Colunas e dele tendo 
merecido tantos encomios (3) . Ocorreram artigos de pole-

(3) Na sua contradita, acentuou Lopes Gama; "Nunca aplaudi a revolupao 
de 1824; antes, muito a reprove!". Noutro t6pico: "Eu nao duvidel nunca das 
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mica, noutras edigoes, inclusive uma, excepcional, a 31 de 
maio, de seis paginas, em que foi envolvido, na replica, ou-
t ro atacante, assinado O censor, do jorna^. A Gamenha. 
Acentuou que se ligaram para escrever contra ele "tres me-
ninos da Bahia, que sao, segundo a voz publica, um tal sr . 
Angelo (4) que nao conheco, um sr. Luiz Maria, que nao 
sei quern e, e o sr. Nabuco (5), que e a Gamenha principal, 
como diz todo mundo" . 

Mantendo irredutivel o programa de carapugas, mas 
sem individualizar (criticava, inclusive, os parocos que pro-
nunciavam maus sermoes), O Carapuceiro viu transcorrer 
seu ano II, formando um total de 85 edigoes, a ultima das 
quais datada de 14 de dezembro, tudo somando 340 pagi
nas, em numeracao constante. 

Voltou a 1.° de fevereiro de 1834, partindo do n . ° 1 e 
abrindo, igualmente, numeragao nova de paginas, de quatro 
em quatro. Nesse ano, ja no derradeiro trimestre, enfrentou 
diferente contender, ainda escorado no Diario de Pernambu-
co, que usava o pseudonimo Outro Carapuceiro. 

Chegou ao fim da Jornada anual com o n.o 48, de 20 
de dezembro, ficando suspenso. 

Durante os anos de 1835 e 1836, transferiu-se a mate
ria do pequeno mas respeitavel orgao para as colunas do 
Diario, com o qual Lopes Gama reatara suas relagoes diplo-
maticas e jornalisticas. 

Passando a ser impresso nas oficinas do Diario de Per-
nambuco, ressurgiu — n . " 1 — a 19 de abril de 1837, com 
o prologo a seguir: "Depois de uma interrupgao de dois 
anos, eis torna a aparecer O Carapuceiro, com que tanto se 
arrepelavam as senhoritas, os gamenhos, etc . , etc. Mas, por 
que esteve tanto tempo calado O Carapuceiro? — dirao al-
guns de meus pios leitores; ao que nada ha mais facil do 
que responder que isso nao vem ao caso, nao e da conta do 
meu proximo, nem eu assinei escritura alguma pela qual me 

boas intengoes dos patriotas de 1824; mas sempre chamel desassisada aquela 
empresa; tanto asslm que, no Conciliador, tive a franqueza de dizer, entSo, que 
nao tlnha por crime o que fizeram os carvalhistas; mas sim por loucura". 

(4) Angelo Muniz da Silva Ferraz. 
(5) Jos6 Tomaz Nabuco de Araujo Junior. 
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obrigasse a escrever por tanto tempo a vontade do respeita-
vel publico. Pelo que, escrevo eu quando posso e me parece; 
e quando nao estou para isso deixo de escrever; porque sou 
um ente livre, e vivo no seculo das luzes e de muita soma 
de liberdade. Disse". 

O editorial acima, ocupando a edigao inteira, comegou 
em tipo corpo 10 para terminar no de corpo 7. Continuava 
— frisou — a "rastejar pelo trilhado campo da Moral, to-
mando a peito a satira dos vicios ridicules". Se alguma vez 
tratasse de politica, seria "per acidens", sempre a medo dos 
"sabichoes"; nunca "para se dar por infalivel em suas opi-
nioes. Tambem nao me abalangarei a censurar a adminis-
tragao publica da minha patr ia" . 

Entrando no merito da critica social, adiantou: "No de-
curso destes dois anos de eclipse do meu Carapuceiro, que 
de coisas se nao tem passado! Que variedade nas modas! 
Que novos descobrimentos na gamenhice! Assim vai, e sem
pre foi o mundo. Parece que as Senhoras, nao obstante a 
zanguinha que Ihes dava O Carapuceiro, e as pragas com 
que o mimoseavam, nao deixarao de Ihe ouvir as razoes. . ." 

Apos aludir aos enormes pentes ou "charolas" de tar ta-
ruga; as mangas e ao "talho dos vestidos" e mais detalhes 
da moda, concluiu: "O Carapuceiro continuara, finalmente, 
como principiou, isto e, guardando sempre a epigrafe que 
tomou, falando dos vicios e nunca das pessoas. Quem Ihe 
servir a carapuga fique-se com ela bem caladinho, e corri-
ja-se, que e o essencial". Seria indiferente aos insultos ano-
nimos, mas curvava-se ao que Ihe fizesse censura razoavel; 
"a estes, sim, responderei como puder e souber, na mesma 
linguagem, de maneira que nao Ihe ficarei restando em ma
teria de decencia e cortesania. Descomposturas nao dao, 
antes tiram, a razao que se possa ter" . 

No artigo do n.° 16, de 10 de junho, esc^arecia: "Meus Se-
nhores, e mais Senhoras: as minhas carapugas nunca sao 
obra de encomenda, e por isso nao saem perfeitas; sao obra 
de carregagao, que cada um escolhe k vontade e a seu 
jeito". , 

Circulando regularmente, ja entao duas vezes por se-
mana, nao fugiu o periodico ao seu programa, cada artigo, 
em geral, ocupando quatro paginas, alguns com o classlco 
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"continua". Nao tinha colaboradores. Eis mais alguns titu-
los dados as estiradas de Lopes Gama (6): "As mulheres sa-
lamandras", "Os martires das modas", "Os mentirosos", "O 
bom-tom", "As senhoras retoricas", "A moral do Brasil", "As 
senhoras casadas", "Os diferentes modos de disputar", "Os 
velhos namorados", "O vadiismo", "A doutrina do interes-
se", "As demandas e os demandistas", "Os festejos de Sao 
Joao", "O Filosofismo", "Um novo e nunca visto batalhao 
femea", "Conselhos e maximas do Velho Surrao aos pais 
de familia e aos maridos" (versos de 7 silabas), "A curiosi-
dade", "Grande e feliz descoberta em o nosso comercio", "A 
feira de senhoras", "A sociedade filopansa", "Os cavaleiros 
de industria", "Os meninos malcriados", "Os homens mari-
cas", "Missao dos herejes metodistas episcopais estabeleci-
dos no Rio de Janeiro", artigo que ocupou, totalmente, os 
ns. 49, 50 e 51; "A ternura conjugal", "O que pode a fabu-
la", "A Teosofia", "A aposentadoria de mulheres", etc. 

Findou o ano com o n .° 73, datado de 23 de dezembro, 
depois de cujo editorial, intitulado "As constipagoes e as 
belas indigestoes", lia-se fechando a quarta pagina: "For 
este ano findou a sua tarefa O Carapuceiro, que se despede 
de seus ilustres leitores ate para Janeiro de 1838, desejando' 
a todos muito boas Festas e que Deus Nosso Senhor nos pre
serve de Repiiblicas Piratinim e da Bahia e de quantas Re-
piiblicas engendrarem os nossos especuladores politicos e 
esfomeados Pescadores de enxurada. Viva a Constituigao e 
o Sr. D. Pedro II . Vamos por aqui, que vamos bem". 

Recomegou a publicacao com o n.** 1 de 1838, a 17 de 
Janeiro, seguindo o seu caminho de censura aos maus, pon-
do-os em ridiculo (7). Muito interessantes, ja nos ns . 63 
e 64, foram as "Cartas do persa Usbek a seu amigo Rhedi", 
aconselhando-o e advertindo-o acerca dos estudos do desti-
natarlo na Academia de Caboulistan. Outros artigos de uma 
satira inconfundlvel: "O diabo na ceia do grande Frederi-
co" e "Espelho para os nossos republiqueiros". 

(6) O redator d'O Carapuceiro secularizou-se desde agosto de 1834. 
(7) Prestando Informagoes sobre a imprensa pernambucana, escreveu Pillades 

(pseudonlmo nao identificado), na edigao de 7 de setembro de 1838: "O Carapu
ceiro 6 muito conhecido: na arma do ridiculo nao tern competidor. e se nao tern 
corrigido os viclos ao menos nao deixa a sua palavra mal-conferida, por qual 
estS contlnuamente zurzindo-os com a vergalha da sdtira". 

/ 
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Com o n . ° 73, de 29 de dezembro, terminou mais um 
ano de vida d'O Carapuceiro. Nele figurou o comentario 
"Um novo Colegio em Pernambuco", lastimando que "uma 
das principals provincias do Imperio" nao possuisse um Co
legio que merecesse "verdadeiramente este nome, para a 
educagao primaria, que e a base de todo o ensino da moci-
dade". Saudou, entao, a chegada ao Recife do professor Jose 
Scares de Azevedo, "com o louvavel designio de estabelecer 
aqui um Colegio em ponto grande e com os requisites de 
uma casa de verdadeira educagao religiosa, civil e litera-
r ia". E aduziu: "Alem da instrugao primaria, regularizada 
pelo melhor metodo, alem das aulas maiores de linguas, de 
Geografia, de Historia e de Eloqiiencia, consta-me que o sr. 
Scares de Azevedo pretende introduzir em Pernambuco a lu-
minosa Filosofia Ecletica, de Victor Cousin; e e nistc que 
este egregio cidadao fara relevante service a Mocidade per-
nambucana" . 

A ultima edigao de 1838 findou com a "Variedade" — 
uma cronica de duas paginas — intitulada "A mania dos 
sorvetes", que preocupava todas as ideias do povo do Recife 
e respectivos suburbics. Acentuou o Jornalista: "Nao se fala 
senao em sorvetes, nao se ve senao casas, baiucas, tascas e 
ate espeluncas de sorvetes", frisandc: " . . . e sujeito conhe-
qo eu, tao destrc na quimica sorveteira, que e capaz de re-
duzir a sorvete um mclho de bredos e ate um par de chine-
Ics velhos". Era, na verdade, uma "agradavel bebida" e nao 
duvidava fosse proveitosa para combater irritagoes. Se nao 
fossem tao cares! "Dois tostoes per um calicezinho de sor
vete nao fazem bom cabelo; e no POQO da Panel a custam 
doze v l n t e n s . . . " Um "absurdo"! 

Outre n.*̂  1 d'O Carapuceiro encetou, a 2 de Janeiro, o 
ano de 1839. Entretanto, so no n.° 5, do dia 16, veio o longo 
artigo "Despedida do ano de 1838". Nele fez Lopes Gama um 
retrospectc da situagac politica do Brasil e de Pernambuco, 
estranhando, sobretudo, a difusao do "infame trafico de es-
cravaria". Era "espantosa a importagao d'escravos da costa 
d'Africa", atraves de contrabando. Chegou a ambigao dos 
grandes agricultores ao ponto de se organizarem grupos ar-
mados para roubar escravos uns aos outros. "Querem argu-
mento mais cabal da nossa corrugao? E ainda ousamos falar 
em filantropia, em direitos da humanidade e no respeito as 
leis!". 
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Apos outras consideragoes, concluiu: "Os brasileiros so 
poderao dizer-se verdadeiramente livres quando nao conhe-
cerem senhor e escravo; e nossos netos custarao a crer que 
houvesse tempo em que mercadejassemos em carne huma-
na . Nos nascemos em um seculo de transigao e luta; nos 
apenas plantamos per entre abrolhos; outros colherao os 
frutos". 

Prosseguiu a meta do grande-pequeno jornal, cujo re-
dator de tudo se ocupava, ora em artigos filosoficos de defe-
sa da Religiao Catolica, ora em magnificas cronicas de critica 
aos vicios e maus costumes, ora em outros diferentes co-
mentarios. Na edigao de 16 de agosto, sob o titulo "O es-
plrito de ordem em Pernambuco", alem de focalizar pontes 
sensiveis da administragao, sugeriu: "A eregao de um bom 
e bem dirigido Teatro e um grande meio nao so de educa-
gao piiblica, como de honesto recreio para o povo". 

Noutra serie de consideragoes, aconselhou: "Tenham 
OS pernambucanos juizo, sustentem com todas as forgas a 
Constituicao e a integridade do Imperio, fujam de sedigoes 
e obedegam as leis, que tudo entre nos medrara e ira em 
progresso". 

Nalgumas edigoes, a partir de 10 de outubro, Lopes Ga-
ma apresentou-se como Sempronio, respondendo "ao seu 
amigo Papirio do Diario de Pernambuco" numa controver-
sia amavel em torno da etica sacerdotal, da "relaxagao dos 
padres", do "sensualismo", do egoismo, da Fe e da Moral. 

Findo o ano com 53 publicagoes, recomegou a numera-
gao em Janeiro de 1840. Como que ressabiado de desregra-
mentos porventura presenciados nas chamadas festas de 
fim de ano, passou o "fabricante de carapugas" a ocupar-se 
de temas como "A estulticia do bumba-meu-boi", "A ma 
criagao", "O santo presepio do Menino Deus", "Os pagodes, 
regabofes, comesainas, e tc ." , "As nossas festividades de 
Igreja a noite", "As bandeiras de novenas", "Entusiasmo, 
fanatismo, superstigao" e "A educagao", alem de outros. 

Ao atingir o n.*' 17, de 29 de maio, ficou novamente 
suspensa a circulagao d'O Carapuceiro (8) . 

(8) Alfredo de Carvalho registara , nos "Anals" , que O Carapuceiro, afora o 
periodo 1832/34, circulou com regular idade no periodo de 1837/43, no que houve 
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Passaram-se dois anos e o jornal do padre Miguel 
do Sacramento Lopes Gama voltou a liga — n. ' ' 1 — a 2 
de abril de 1842, com estas alteragoes: desapareceu o 
cliche do cabegalho; os caracteres do titulo foram substitui-
dos por outros, mais vistosos, ao passo que o sub-tltulo per-
deu a palavra sempre, ficando assim reduzido: "Periodico 
Moral, e so Per Acidens Politico". Lia-se na abertura: 

"Depois de diuturna interrupgao, eis aparece de novo 
o pequenino e pobre Carapuceiro, que, mais por benevolen-
cia dos ilustres leitores, do que por merito proprio, sempre 
foi bem aceito de seus respeitaveis concidadaos". "Prosse-
guirei, portanto, a zorragar os vicios ridiculos, respeitando 
sempre as pessoas, e sem o menor intento de fazer alusoes. 
Se algum de meus pios leitores, por malicioso e tengoeiro, 
as fizer la de seu motu proprio, disso nao sou culpado". 
Quando Ihe viesse a tentagao de focalizar a politica, seriam 
seus temas: "Independencia, Constituigao, Imperador e In-
tegridade do Imperio". E, peremptorio: "Declaro, em alto 
e bom som, que uma parvoicada, que por ai se falou, de di-
vlsao de Imperio de Norte e Sul, e coisa com que nao tran-
sijo, e desproposito, e tudo que pode haver de pior para o 
Brasil". 

A publicagao seguiu-se bissemanalmente, largando ca-
rapugas a tor to e a direito. Per acidens, o jornalista ocupou-
se, na edigao de 12 de outubro, das Rebelioes, frisando: 

"Nao posso imaginar haja no Brasil governo tao desas-
sisado que nutra em sua mente o insensato projeto de aniqui-
lar a Constituigao e tornar-se absoluto. O sr. D. Pedro II 
nao e nosso imperador senao em virtude da Constituigao; 
e se 0 seu Trono e Dinastia sao o principal fundamento da 

engano, como fica provado. Em 1840, por exemplo, Lopes Gama, ao aposentar-se 
como Catedr^tico da Cadeira de Retorica do Colegio das Artes da Academla Ju-
rfdlca de Ollnda, foi para o Rio de Janeiro , onde publicou O Carapuceiro na Corte 
a par t i r de 15 de agosto, em formato maior, impresso na Tipografia da Assooia-
Cao d'O Despertador, de Francisco de Sales Torres Homem. Manteve, all, o mes-
mo programa de critica aos vicios e costumes socials, assim iniciando o artl-
go-programa: 

"O Carapuceiro na Corte! Parece que deve estar como o peixe n ' agua . Nes-
te grande e magnifico teatro nunca falece cabedal para toda a laia de carapu-
Cas, de bar re tes , de toucas, bon6s e ba r r e s . Aqui, a cada canto, e a cada mo-
mento , e como que a mao de semear, encontra O Carapuceiro mater ia pr ima de 
sobejo para sort imento de sua f^brica". 
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nossa felicidade, acabar com a Constituigao seria acabar 
com a Monarquia; seria em meu humilde entender, fran-
quear o passo a demagogia, quebrar os lagos que ligam pro-
vincias e suscitar dos infernos as mais turbulentas Demo-
cracias" . . 

Terminou o ano com o n . ° 78, de dezembro. 

O primeiro niimero de 1843, circulou a 18 de Janeiro. 
No editorial dessa edigao, inti tulado "Como vai o nosso Bra-
sil", escreveu o redator, inicialmente: 

"Ha mais de 22 anos que escrevo para o publico em meu 
pais, e isto pela razao de ser o unico servigo maior que pos-
so prestar a nossa pa t r ia . Estou convencido que em mens 
tao numerosos escritos hao-se de encontrar muitos erros; 
porque enfim sou homem e, alem disto, falto de talentos e 
luzes; mas do que a consciencia me nao argiii e de haver 
nunca promovido a insubordinagao e anarquia; e se gloria 
caoe ao escritor que envida os seus esforgos por debelar os 
devaneios e impetos da demagogia, ninguem de boa fe po-
dera roubar esta gloria. Por outra parte esta pena ja sus-
tentou uma forte campanha contra um partido absolutista 
que pretendeu aniquilar a a tual Constituigao e que em meu 
humilde entender concorreu mais que muito para o descre-
dito da administragao do augusto fundador do Imperio . 
Ainda me dominam os mesmos principios; a inda respeito, 
amo e acato a Constituigao, e estou profundamente con
vencido que, se mal nos temos dado com ela, muito pior fi-
cariamos sem ela". 

O art iculista atacou a "imoralidade do juri", o latifun-
dio, o feudalismo e, sobretudo, o sistema eleitoral, assim 
concluindo: "Fina^mente, um doloroso pressentimento me 
fala ao coragao e me diz que se as nossas coisas forem como 
vao, talvez nao tarde muito que as nossas eleigoes se facam 
de mao a rmada e que a representagao nacional seja o re-
sultado, nao da vontade dos cidadaos, se nao da forga bru ta 
dos par t idos . Deus permita que eu me engane" . 

Continuou O Carapuceiro a difundir, cada quarta-fei-
ra, cada sabado, o pensamento e os pontos de vista do seu 
redator, versando os mais diferentes t emas . No n . ° 4, de 
28 de Janeiro, escrevia o famoso Padre-Mestre, sob o titulo 
"Um cavaquinho as nossas estimaveis patricias": 
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"Consultando com a minha propria consciencia, juiz 
que se nao deixa corromper pelo ouro, nem dobrar por em-
penhos, conhego que nada ha escrito O Carapuceiro que 
possa razoavelmente servir de agravo ao seu proximo e 
muito menos ao belo sexo. As suas proposigoes sao sempre 
gerais e tao despidas de acidentes e acessorios, que so uma 
refinada malicia as pode torcer e torna-las em alusoes. 

"Em verdade O Carapuceiro so fala das coisas que Ihe 
parecem dignas de censura pelo lado do ridicule; e debaixo 
deste respeito nao ha classe, condigao ou jerarqula que Ihe 
nao estejam sujeitas. Tratar das modas, nao por serem mo-
das, sim das que julga inquerentes ou extravagantes; e uma 
das coisas com que mais embirra e com a nossa mania de 
em tudo absolutamente querermos arremedar os franceses. 
Longe de mim essa miseravel tolice de menosprezar os es-
trangeiros; antes entendo que muito podemos e devemos 
aprender deles; mas est modus in rebus, nem e bom tudo 
quanto se faz em Franga, nem certos usos bons ali tem lugar 
aqui. Coisas ha, na Europa que temos por meras modas; po-
rem que nao sao senao filhas das circunstancias e do clima. 
Tais sao, por exemplo, os vestidos de la, as dangas violen-
tas, e tc . , que assentam bem em paises de rigoroso frio. En-
tre nos, pelo contrario, e mister que tudo se acomode ao 
nosso clima, que e ardente. Eis as minhas ideias a este 
respeito". 

Na edigao seguinte, um editorial voltava a bater-se con
t ra a propriedade de terras "exclusiva de um pequeno nu-
mero de homens", frisando: "Fora do terreno preciso para 
a sua industria agricola, de que servem a um proprietario 
leguas e leguas de terras baldias e ociosas?". Apos defender 
o aforamento, com o que "todos lucrariam e teriamos uma 
populagao abastada, laboriosa e, conseguintemente feliz", 
concluiu: " . . .so o que e justo e honesto merece o nome de 
verdadeira politica"; "nao ha outro meio de promover o bem 
e a felicidade dos homens no estado social, senao o dar a 
cada um o que Ihe compete". 

Foram outros artigos do curioso periodico: "Os que vi-
vem da politica", "As engajadas", "Os nossos valentoes", 
"Espectros, fantasmas e almas do outro mundo", "Premios 
e castigos corporals" (este ocupou as edigoes de 15 e 18 de 
fevereiro), "Nao ha ninguem que alguma vez nao cante de 
galo", "Ninguem comenta a sua sorte", "Coifas de seda para 
certas maes de familia", "Sonho", "O Cometa", etc . 
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Numa "Admoestagao fraternal", fechando a edigao de 
11 de margo, lia-se: "Lembro ao Ilm.° Sr. escritor d'O 
Paisano que, para defender a administragao do Exm.° Sr. 
Barao da Boa-Vista, nosso tao benemerito patricio, nao Ihe 
era mister (creio) tratar-me com desprezo, e dar-me tor-
quezadas, como o fez em o seu n.*^ 4; e fique certo o nobi-
lissimo anonimo que, quando S. Ex.^ haja de largar o go-
verno, nunca sera seu detrator o Redator do Carapuceiro". 

Publicou-se normalmente a folha at6 o n . ° 18, datado 
de 22 de margo de 1843, todo ele dedicado ao artigo "Os nos-
sos abusos no culto religioso", ficando novamente suspensa 
a publicagao. 

Apos longa ausencia (9), retornou a lica O Carapuceiro, 
"6rgao Moral, So Per Acidens Politico, e Uma Vez Por Outra 
Literario", a 1.° de margo de 1847, para continuar, confor-
me o velho slogan, guardando "as regras boas", falando dos 
vicios, "nao das pessoas". Nao modificou a feicao nem o 
formato, tendo apenas transferido sua confecgao para a Ti-
pografia Imparcial, de Luiz Inacio Ribeiro Roma, situada a 
rua da Praia n . ° 55, mencionando como impressor S. 
Caminha. 

Num exordio de pagina inteira, declarou, inicialmente, 
o redator: " . . .vo l to a minha antiga tarefa de talhar ca-
rapugas e nao so estas, senao bones, toucas, chapeus, gor-
ros, barretas e ate mitras e coroas. E neste longo intervalo, 
que de materias se nao tem acumulado! Que de coisas nao 
tem ocorrido, todas dignas de ser flageladas pelo irresisti-
vel latego do ridiculo"! 

Ao exordio acompanhou, nas tres paginas restantes, um 
"Quadro geral do seculo presente". E sucederam-se, nas se-
guintes edigoes, artigos como "A mulher" (10), "O aperfei-

(9) A par t i r de julho de 1844, mas por pouco tempo, a mater ia d'O Carapu
ceiro voltou a ser in tegrada no Diario de Pernambuco. 

(10) Nem so de carapugas se ocupava o padre Lopes Gama. Do seu artigo 
de 5/3/1847, constou o magnifico excerto aqui t ranscr i to : 

"Oh! o que seria sem a mulher a vida humana? Uma luta encarnlcada, iim 
sanguinolento combate do homem contra a natureza e do homem contra o ho-
m e m . Sim, a mulher derrama-lhe um filtro, que Ihe adormenta os males; ela 
quebranta- lhe a fereza, modera-lhe as rudes paixoes, acalma-lhc as iras e, por 
sua compassiva t e rnura , por sua incansavel dedicagao, pela efusao continua dum 
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Qoamento geral do nosso seculo", "O que se deve entender 
por canalha", "A mulher feia nao ha enfeite que a torne 
bonita", "O charlatanismo", "Escola romantica", "A condi-
gao atual das mulheres", "A polka e o romantismo", "In-
fluencia das mulheres sob o governo representativo", "Influ-
encia da literatura imoral", "As flores emblematicas, ou a 
historia e a linguagem das flores", "Juizos injustos a cerca 
das mulheres" e outros. Na parte das "Variedades" apare-
ciam comentarios mais ligeiros, anedotas ou versos humo-
rlstlcos (11). 

Circulan^o bissemanaimente, verificavam-se, nessa ul
tima fase, lacunas de um mes inteiro na aparigao d'O Ca-
rapuceiro, cuja existencia se aproximava do fim. fiste ocor-
reu com a saida do n . ° 25, datado de 28 de setembro de 
1847, precisamente quando voltava a exibir, no cabecalho, o 
cliche da loja de carapucas (12) (Cole<?6es Moacir S. Maior, 
Bib. Piib. Est . , DPHAN, Fernando Pio, Bib. Nac. , Arq. 
N a c , Bib. Mun. de S. Paulo e Bib. Est . do Mara
nhao) (13) . 

amor que renascc de si mesmo o nunca se estanca, torna-lhe o t rabalho o mes-
mo o sofrimento uma especie de inefavel alegria. Quando virgeni Candida e pura , 
que coisa mais a r reba tadora que a mulhor? Quando mae, rodeada de seus fllhos, 
que objeto mais augusto e mais santo? Ha em seu coraqao delicadezas tao esqui-
sitas e, ao mesmo passo, tao espontaneas, que ela mesma as ignora; porque a 
sua fonte 6 escondida, e mlster iosa. fisses dotes ressumbram dela como o per
fume da flor pudica, cujos suaves efluvios vagamente a descobrem, sem que 
olho a t enha vis to" . 

(11) " . . . a s vezes — raras — ao reda tor aprazia deliciar os seus leitores com 
pequenas produgoes r imadas do mesmo sabor dos seus escritos em prosa, e lo-
grava entao superar , pcla vivacidade aligera do verso, muitos dos defeitos dos arti-
gos costumeiros, gera lmente muito est irados; e assim, em prosa e verso, exerccu 
O Carapuceiro a sua agao proveitosa e salutar , fustigando os erros , censuran-
do OS desmandos, destruindo os abusoes e escarnecendo das parvoices dos con-
temporaneos , de mistura com ditos agud r ; , fabulas engenhosas e historietas ga-
lantes . Pr imeira amostra do jornalismo liumoristico e satirico em Pernambuco , 
teve ext raordinar ia v o g a . . . " — Alfredo de Carvalho (obra citada) . 

(12) Nomeado diretor do Curso Juridico de Olinda, conforme noticia do Dia-
rto de Pernambuco, de 14 de se tembro de 1847, Lopes Gama pos de lado as ca-
rapugas e foi enfrentar a mocidade academica. 

(13) Colegoes todas incompletas, completando-se en t re si . Mais dificeis de 
encont rar foram os comprovantes dos dois primeiros anos . Avistei-o.s na bem 
nutr ida biblioteca par t icular do bacharel Moacir Souto Maior, na cidade pernam-
bucana , meio ser taneja , de Bom Ja rd im, o qual possul dois volumes completos, 
compiecndendo as edigoes de 1832/1834 e 1837/1838, la mesmo consul tadas . Por 
fim, certifiquei-me de que a Biblioteca Publica de Sao I-uiz do Maranhao guarda 
O Carapuceiro re ferente aos anos de 1832 a 1834, 1838, 1839 e 1842. Adquiri , 
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O EQUINOXIAL — Jornal de orientagao anti-restaura-
dora, apareceu no dia 12 de julho de 1832, impresso por Jose 
Vitorino de Abreu, na tipografia do Diario de Pemambuco, 
a rua do Sol, D. 1. Formato de 30 x 20, com quatro pagi-
nas a duas colunas de 18 ciceros. Subscrevia-se a $320 
mensais e apresentava, sob o titulo, o seguinte pensamento, 
com a assinatura de Mably: "La societe est menacee des plus 
grands dangers, quand un citoyen est assez fort par lui 
meme pour ne pas craindre la loi". 

Toda a primeira edigao foi ocupada por dois editorials 
de apresentagao, em que declarava o articulista achar-se 
possuido de verdadeiro patriotismo ao tomar sobre os ombros 
"a ardua mas honrosa tarefa de escritor", adiantando: "Se 
a instruQao nos falta, a coragem e o patriotismo nos sobe-
jam". Seguiram-se consideragoes a respeito da politica opo-
sicionista e da posicao do governo imperial em face dos ini-
migos da ordem. 

O segundo artigo fez uma analise do "escritor publi
co", destacando o bom do mau, este "um abutre", "uma pes-
te", e aquele "uma felicidade para a nagao". Mais adiante, 
afirmava: 

"O Brasil esta retalhado em partidos; cada partido tem 
seu escritor, e so a este ouve: mas nos estamos na epoca 
em que, como diz um politico, cada um deve oferecer ao seu 
pais 0 tributo de suas reflexoes; nao duvidemos do triunfo 
da verdade; o povo talvez mais esclarecido chegue a conhe-
cer seus verdadeiros defensores". E ja a concluir: "fi este o 
momento em que devem aparecer os verdadeiros patriotas; 
se o Brasil tem quem o defenda do despotismo e da escra-
vidao com as armas, tenfia tambem quem, com as armas 
das reflexoes, combata seus vicios e seus prejuizos, perigoso 
inimigo de sua liberdade e prosperidade". 

Circulando semanalmente, ^s segundas-feiras (menos 
do n .^ 6 ao 19.°, que o fez as sextas-feiras), a numeragao 
das paginas era corrente, de edigao para edigao. 

depots, num scbo de calgada, um volume do disputado periodlco, muito ruido 
pela traga, nele reunidas todas as ediqdes de 1839 e 1840 e as cinco pr lmei ias 
d'O Carapuceiro na Corte, rar iss imo. Per tenceu ao renomado jornalista e jurLsta 
Hersilio de Sousa, cuja assinatura se encontra no reverso da capa. 
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Longos artigos redacionais inseria O Equinoxial, dentro 
do seu programa, alem da segao "Variedade". Combateu a 
agao dos restauradores (ou cabanos) em armas no interior 
do Estado e no Ceara, onde eram comandados pelo "infame 
Pinto Madeira". E travou acesa polemica com A Bussola da 
Liberdade, as vezes tambem com A Tolerancia e O Epami-
nondas, que Ihe criticavam as ideias. 

Um dos pontos de atrito com a imprensa antagonista 
foi o caso da pretendida reeleigao, para a Camara Geral, dos 
ministros pernambucanos Holanda Cavalcanti e Araujo 
Lima. Achava-se a redacao de acordo com O Graccho, opi-
nando, nas edigoes de 28 de setembro e 5 de outubro, que a 
provincia deveria eleger novos representantes da oposigao, 
pois OS dois estadistas, uma vez reeleitos, iriam exercer, no 
Congresso, influencia favoravel a sua combatida adminis-
tracao ministerial. Refutou, no mesmo sentido, um Comu-
nicado d'O redator d'O Republico (Borges da Fonseca), in-
serto no Diario de Pernatnbuco de 2 de outubro. 

Entretanto, enquanto c^.assificava o periodista paraibano 
"entre os verdadeiros patriotas", O Equinoxial brandia con
tra o padre Joao Barbosa Cordeiro, d'A Bussola, a clava dos 
epitetos contundentes, fazendo dele o tema constante de ar
tigos e sueltos de critica desprimorosa. 

Terminou o ano com a edigao de 22 de dezembro, co-
megando 1833 com a de 5 de Janeiro, em numeragao segui-
da. Prosseguiu ate o n . ° 34, de 25 de fevereiro, quando 
findou sua existencia, formando um total de 140 paginas. 

Redacao atribuida aos academicos Angelo Muniz da 
Silva Ferraz (1), Jose Lucio Correia e Joao Lins Vieira Can-
sangao de Sinimbu (Bib. Piib. E s t . ) . 

A TOLERANCIA — Impreaso em tipografia propria, si-
tuada a rua da Viracao, D. 2, "apareceu, provavelmente, 
em agosto de 1832, porquanto o n . ° 9 saiu a 11 de outubro 
do mesmo ano. Ainda se publicava em margo de 1833. Re-
dagao atribuida a Luiz Cavalcanti de Albuquerque, membro 
do Conselho Geral da Provincia" ("Anais", de Alf. de Car-
valho). 

(1) Mais de uma vez, O Carapuceiro fez r e f e r enda a Angelo Muniz como re
dator d'O Equinoxial. 
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O periodico em aprego tolerava o dominio do comercio a 
retalho por alienigenas, sobretudo os franceses, sendo por 
isso criticado pelo O Carapuceiro, edigao de 10 de novembro 
de 1832. Sabe-se, tambem, que se bateu pela reeleigao, para 
a Camara Geral, dos ministros Araujo Lima e Holanda Ca-
valcanti, ponto de vista refutado, sobretudo, pelos periodi-
cos O Graccho e O Equinoxial, que Ihes faziam oposigao, 
igualmente ao Diario de Pernambuco. 

Nao restam comprovantes em nenhuma das bibliotecas 
visitadas. 

O GRACCHO — Surgiu no dia 4 de setembro de 1832, 
em formato de 30 x 20, com quatro paginas de duas boas 
colunas. Trabalho grafico da oficina do Diario de Pernam
buco, a rua do Sol, D . 1, vendiase o exemplar a 80 reis. 
Impressor — Jose Vitorino de Abreu. Sob o titulo, os versos 
a seguir, de Arlincourt: 

"Helas! Pambitieux, sur le bord de rabine, 
Le long du chemin de honneurs, 

Passe indifferemment pour monter aux ganduers 
Par les vertus ou par le crime 

Semant I'illusion, recueillant la doleur, 
Et ne parvenant, qu'au malheur" . 

Atribuida a redagao a estudantes do Curso Juridico de 
Olinda, a materia da unica edigao avistada constou de imen 
so artigo filosofico, sem assinatura, e duas notas sem inte-
resse na quar ta pagina (Bib. Pub . E s t . ) . 

O n.° 2, conforme os "Avisos particulares" do Diario 
de Pernambuco, saiu no dia 11, "contendo um artigo sobre 
o estado do Brasil; outro sobre Pernambuco; outro sobre 
as noticias do Rio e sobre o procedimento do novo Ministe-
rio; outro sobre a acusagao feita pelo sr . Gervasio Fires Fer-
reira ao sr. Holanda Cava^canti". 

A edigao de 2 de outubro destruia "argumentos apre-
sentados pela A Tolerancia, a respeito da reeleigao dos srs . 
Holanda Cavalcanti e Araujo Lima", alem de materias 
diversas. 

Noutra, comentava a redagao "o Federalismo que nos 
convem". 
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Prosseguiu ate o n .^ 9, que circulou a 31 de outubro, 
sem mais vir a tona, uma vez que nao voltou O Graccho a 
ser noticia do Diario de Pernambuco. 

O TOPINAMBA — 6rgao politico de orientagao liberal, 
apareceu no dia 7 de setembro de 1832, sendo impresso por 
Jose Vitorino de Abreu, na tipografia do Diario de Pernam
buco, em formato de 21 x 16, com quatro paginas de duas 
colunas e, a partir do n . ° 2, em coluna larga. Dizia o expe-
diente: "Subscreve-se para esta folha na casa do sr . Ban-
deira, rua do Cabuga, pelo prego de 160 reis mensal, e ven-
der-se-ao avulsos na mesma". Custo do exemplar — 40 reis. 

Sob o titulo trazia, como divisa, o seguinte excerto de 
Ramon Salas: "A Natureza continuamente em agao e sem-
pre mais poderosa do que as instituigoes humanas , cuja 
agao e necessariamente muito interrompida; ela triunfa 
de todos OS obstaculos e por fim triunfara no Brasil das 
preocupagoes envelhecidas e dos habitos antigos protegidos 
pela ignorancia e pelo interesse part icular" . 

O artigo inicial, transbordando para a edigao subse-
qiiente, condenou os remanescentes da Coluna do Trono e 
do Altar, que pretendiam, "outra vez, tentar as armas", e o 
monopolio do comercio pelos Portugueses. Pugnou pela rea-
lizagao de eleigoes honestas, sem a interferencia de elemen-
tos do governo. 

Comentou, no n .^ 3, o "casamento" dos Caramurus 
com OS Moderados. Depois, apoiou a federagao de Estados, 
mas pela lei e nao pelas armas, doutrina tambem pregada 
pelo O Harmonizador. 

Sucediam-se os editorials, sempre longos, as vezes con-
tiuuando duma edigao para outra, onde se comentava, 
exaustivamente, a politica ministerial e imperial. So ligei-
ras notas focalizavam o governo provincial, alvo de enco-
mios. 

Redigido pelo academico Antonio Pereira Barroso de 
Morals, circulou O Topinamba semanalmente, variando de 
da tas . Dedicou-se, tambem, (ns. 10 a 12) aos problemas 
agricolas, do ponto de vista administrat ive. 
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O n . ° 18 saiu a 22 de Janeiro de 1833. Passou, de entao, 
a publicar-se irregularmente, ate o n . ° 25, datado de 3 de 
junho (1) (Bib. Piib. Est.) (2 ) . 

NOTICIAS DE PORTUGAL — Conforme o Diario de 
Pernambuco, em cuja oficina grafica foi impresso, surgiu 
essa publicagao a 10 de outubro de 1832, "contendo o de-
sembarque de D. Pedro e as demais operagoes militares que 
tem tido lugar naquele Reino desde o dia 30 de julho proxi
mo passado, traduzidas dos periodicos ingleses Liverpool 
Chronicle e Morning Chronicle, ate 7 de agosto. Vende-se a 
80 reis, folha e meia de impressao, na loja de livros da Praga 
da Uniao n s . 37 e 38". 

Circulou o n.*' 2 a 6 de novembro, trazendo noticias, 
dizia outro anuncio, "desde 30 de julho ate 11 de setembro 
proximo preterito, extraidas das folhas francesas vindas 
pela galera "Henriqueta" e das cartas vindas do Porto, 
Lisboa e Sao Miguel". Reduziu para 60 reis o custo de cada 
exemplar. 

Ainda saiu, no fim de novembro, um Suplemento as 
Noticias de Portugal, terminando ai sua existencia. Ne-
n h u m comprovante existe. 

O EPAMINONDAS — Periodico Politico, Literario e 
Mercantil — Confeccionado na Tipografia Fidedigna, situa-
da a rua das Floras D. 18, "o n.° 1 saiu a 12 de outubro 
(1832) e o n .o 14 (ultimo) a 27 de novembro. Publicava-
se as tergas e sextas-feiras. Mes — 480 reis. Redigido por 
estudantes do Curso Juridico, filiava-se ao federalismo e 
dizia-se destinado a defender a liberdade brasileira e a Cons-
tituigao" ("Anais", de Alf. de Carvalho) . 

O REPUBLICO EISTRAORDINARIO — Entrou em cir-
culagao no dia 13 de outubro de 1832, precedido, cinco dias 
antes, do seguinte Aviso, inserto no Diario de Pernambuco, 
em cuja oficina se imprimiu (1 A): 

(1)A Palmatoria dos Toleiroens, de 20/6/1833, congratulou-se com o desapare-
clmento d'O Topinambd, que dizia ser orgao Caramuru disfargado, pedindo aos 
leitores "uma esmolinlia" para comprar-lhe "uma mortalha". 

(2) A Blblioteca Publlca do Estado possui a colec5o certa at6 o n.° 12 e, 
alem deste, o 18.° 

(1 A) Alfredo de Carvalho (obra citada) registou, por engano, que o jornal 
em tela for a Impresso ns Tipografia Fidedigna. 



112 LUIZ DO NASCIMENTO 

"O Republico vai aparecer extraordinariamente; suas 
doutrinas em prol da ordem sao patentes, e agora fara guer-
ra a intolerancia dos partidos e reflexionara sobre as causas 
que tem produzido os funestos atentados aparecidos ao de-
pois da gloriosa mudanga operada em 7 de abril de 1831. 
Sutascreve-se para ele a 320 reis por mes em a rua Nova, na 
botica do sr. Pinto, e na rua da Cadeia do Recife, na loja 
do sr. Pessoa, e nessas mesmas casas se vendem avulsos a 
100 reis. Saira uma vez por semana, e o Diario o anunciara 
— Antonio Borges da Fonseca, redator". 

Publicou-se o n.^ 2 no dia 22, incluindo, conforme ou
tre Aviso, um artigo em resposta ao Diario de Pernambuco 
6 a O Equinoxial, sobre a reeleigao dos deputados Holanda 
Cavalcanti e Araujo Lima (defendida e justificada pelo re
dator); outro "a respeito d'A Tolerancia n . ° 9, refletindo 
sobre o estado de paz em que ele pinta o Recife, e sobre a 
carta do Patriota", etc. Sendo "de folha e meia" (seis pagi-
nas) , custou 120 reis o exemplar. 

O Aviso de 29 de outubro informou haver entrado em 
circulagao o n . ° 3 d'O Republico Eistraordinario (2), sem 
mais detalhes. Foi o ultimo. 

O CANDEIA (1) — Periodico Moral, Politico, Mercan-
til e tudo que quiserem — Fundado em novembro de 1832, 
circulou o n . ° 2 no dia 23, apresentando-se em formato de 
21 x 11, com quatro paginas de coluna larga. Impresso por 
J . N. de Melo, na Tip. Fidedigna, a rua das Flores, D. 18, 
assinava-se a 240 reis por mes, circulando duas a tres ve-
zes por semana. 

Falaria "dos vicios, das virtudes, dos homens e ate dos 
animals". 

Um so artigo ocupou a edigao em aprego, fazendo di-
gressoes chulas em torno da vida social das familias. " . . . o 
que quero e por cada numero do meu Candeia dois vintens 
6 para ganha-los basta dizer qualquer coisa" — escreveu o 
redator. 

(2) O Republico foi tftulo do periddico fundado por Borges da Fonseca, em 
1830, no Rio de Janeiro, cuja publicagao, suspensa no ano seguinte, se transfe-
rlu, em 1832, para a Para iba . O aparecimento d'O Republico Eistraordinario re-
sultou de ligeira estada de Borges da Fonseca no Recife. 

(1) Alfredo de Carvalho, nos seus "Anals" , registara, por engano, A Candeia. 
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Chegou ao n . ° 5 a 30 de novembro, sem alterag&o quan-
to k linguagem asneirenta (Bib. Pub. E s t . ) . 

" - A 10 de dezembro saiu o n . ° 7, ultimo do ano. " 

Meses depois, leu-se nos "Anuncios" do Diario de Per-
nambuco, edigao de 18 de maio de 1833: "De novo vai apa-
recer O Candeia, porem dirigido em sentido mais serio e 
correto". Circulou no dia 24 o n. 1 da segunda fase, impres-
so na oficina do mesmo Diario, para vender-se o exemplar 
a 40 reis. Mas nao foi muito longe, atingindo o n.*' 4 (e ul
timo) no dia 15 (2) de junho . 

O pequeno jornal teve morte honrada, conforme o Aviso 
de 21 de junho, ainda no Diario: "O redator d'O Candeia, 
por motives particulares, ve-se obrigado a nao redigir mais 
a sua folha; portanto, todos os srs . subscritores de Olinda, 
que pagaram adiantados a subscrigao d'O Candeia, fagam 
0 favor de mandar buscar o excesso da dita subscrigao em 
Olinda, no Convento de Sao Bento". 

A GAMENHA — Periodico Moral e Politico — Impres-
so por Jos6 Nepomuceno de Melo, na Tipografia Pidedigna, 
foi estreado no mes de dezembro de 1832, redigido, ao que 
se propalava, por Angelo Muniz da Silva Ferraz, Jose Toniaz 
Nabuco de Araiijo Junior e outros estudantes do Curso Ju-
ridico de Olinda. 

Nao encontrados comprovantes, o Diario de Pernambu-
CO anunciou o aparecimento dos n s . 2 e 3, este de 14 de Ja
neiro de 1833, "contendo artigo sobre os gamenhos e um 
aviso interessante sobre o gagao". 

Por sua vez, O Carapuceiro, do padre Lopes Gama, nas 
suas edigoes de 19 de Janeiro e 31 de maio do mencionado 
ano, rebatendo criticas do congenere, fez referenda aos n s . 
1 e 4 do "ST. Gamenha" . 

1833 

O MENTOR PERNAMBUCANO — Periodico Literario. 
Moral e Politico — Surgiu a 1.° de Janeiro de 1833, em 

(2) Nao no <Ua 11, como consta da obra referlda. 
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formato de 21 x 15, com quatro paginas de coluna la rga . 
Sob o titulo v inham as seguintes palavras de Cicero, em 
lat im e portugues: "Ao ente supremo, que domina todo o 
universo, nada agrada mais, que existe sobre a terra, do que 
as reunioes de homens com direito a sociedade, as quais 
reunioes se int i tu lam cidades". Subscrevia-se, especialmen-
te, n a tipografia d'A Tolerancia, a rua da Viragao, D . 2, onde 
era confeccionado, a 320 reis mensais, custando 40 re.s o 
exemplar. Impressor — Jose Ribeiro Simoes. 

O editorial de apresentagao, que ocupou todas as quat ro 
paginas, tendo ao fim u m "continuar-se-a", justificou, 
exaustivamente, o motive do ti tulo do jomal , para depois 
pregar o amor a Patria, o governo federative e o repiidio a 
Pedro de Bourbon, "esse sanguessuga da humanidade" , fo-
calizando, por fim, o mau t ra tamento dado aos soldados per-
nambucanos que combatiam os Cabanos. 

fiste ultimo foi assunto unico do n . ° 2 — atraves de 
uma car ta relativa aos acontecimentos de Porto Calvo, al6m 
da conclusao do artigo da edigao anterior — o qual foi da-
tado de 5 de Janeiro (Bib. Pub. E s t . ) . 

A publicagao nao terminou ai, conforme admitiu, inter-
rogativamente, Alfredo de Carvalho (obra citada) . O Diario 
de Femambuco, nos "Avisos particulares", anunciou-lhe o 
aparecimento, nas datas respectivas, ate o n.** 6, que saiu a 
19 de Janeiro, provavelmente o derradeiro dado a es tampa. 

A VOZ DO POVO PERNAMBUCANO — Perlodico Politi
co, Moral e Literario — Impresso na Tip. de Pinheiro & Faria 
(1), a rua das Cruzes (hoje, rua Diario de Pernambuco) , 
D 5, circulou, pela primeira vez, a 2 de maio de 1833, com o 
n . ' ' 25, em continuagao a Voz do Povo, que se publicara, em 
Olinda, ate o n.*^ 24 (ver "Historia da Imprensa de Olin-
da") . Formato de 20 x 14, com quatro paginas. Apresenta-
va sobre o titulo, pequena vinheta de anjo soprando trompa 
de caga. AbaLxo, a divisa: 

(1) Plnhelro & Faria, sucessores de Pinheiro, Farla & Cla., "flzeram a de-
claracao legal" de haver mudado sua tipografia de Olinda para o Recife, segun-
do consta do Llvro 1.° dos Termos de Responsabllidade da Prefeltura Municipal. 
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" direi coisas altas, 
Que descrida nao pensa a impiedade, 
Mas que da sa virtude sejam dignas" 

Francisco Manuel. 

Constava do expediente: "Subscreve-se para esta folha 
na tipografia da rua das Cruzes D 5; na loja de livros da 
Praga da Uniao n . ° 37 e 38, e no Recife a rua da Madre de 
Deus, loja de ferragem n.° 26, a 240 reis mensais. Vende-se 
avulso a 80 reis". Diregao de Henrique Felix de Dacia. 

Bateu-se, a edigao de estreia no Recife, pela aplicagao 
da pena de morte contra os cabanos, "verdadeiros salteado-
res", e contra a volta de D. Pedro I ao Brajsil. Divulgou Cor-
respondencia de Antonio Borges da Fonseca, procedente da 
Paraiba, sobre a politica de sua provincia. 

Outro numero avistado: o 33.°, publicado a 20 de ju-
nho, cuja materia se constituiu, unicamente, de Comunica-
dos, Correspondencias e Editais (Bib. Piib. E s t . ) . 

Segundo o registo, sem pormenores, de Alfredo de Car-
valho, nos "Anais", a publicagao estendeu-se ate o n . ° 36, 
de 11 de julho do mesmo ano. 

O PUBLICADOR PARAIBANO — Ao que consta dos 
"Anais", de Alfredo de Carvalho, "o n.° 1 saiu a 9 de maio e 
o n . ° 16 a 24 de novembro — 1833 — impresso por J . N. 
de Melo, na Tipografia Fidedigna. Uma continuagao do 
jornal do mesmo nome, estreado a 17 de abril, na Paraiba, 
como orgao oficial da administragao provincial, quando da 
Presidencia de Antonio Joaquim de Melo. Redagao de Anto
nio Borges da Fonseca, em ambas as fases. 

Foi possivel avistar, na Biblioteca Piiblica do Estado de 
Pemambuco, o n.*' 12, de 16 de agosto do referido ano, que 
se apresentou em formato de 30 x 21, com quatro paginas. 
Sua materia cingiu-se a assuntos oficiais do governo parai-
bano, terminando com a transcrigao da cronica "O Sonho", 
do Escritor Carapuceiro, que era o padre-frei Lopes Gama . 

Apenas impresso no Recife, O Publicador Paraibano, 
que adotou o lema "fi quimera a liberdade sem justiga", inte-
ressava, mais do que tudo, a vizinha capital. Esqueceu-se 
de menciona-lo o escritor Jose Leal, autor do livro "A im-
prensa na Paraiba", da Editora A Uniao, publicado em 1962. 
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PALMATORIA DOS TOLEIROENS — Periodico Bom, c 
Belo, e Barato — O n.^ 1, ano I, circulou a 22 de maio (1) de 
1833, em formato de 21 x 16, com quatro paginas de duas 
colunas. Trabalho grafico de Pinheiro 8c Far ia . Sob o titu-
lo trazia a divisa: 

"Os meus bolos darei com tanto ponto 
Que o mundo ficara, d'ouvir-me, tonto" . 

A edigao de estreia foi assim anunciada na edigao de 21 
de maio do Diario de Pemambuco: "Amanha, quarta-feira, 
saira um novo periodico, intitulado "Palmatoria dos Tolei-
roens; ele tem por fim a ordem a todos os que derem traba-
Ihos ao prelo com prejuizo de terceiro; e de crer que o res-
peitavel publico concorra com a sua protegao, prestando as-
sinaturas. O primeiro numero traz um artigo sobre O Fe-
deralista e Carapuceiro, outro sobre a Bussola, outro sobre 
a Voz do Povo e outro sobre O Topinamba, que "nao pode ser 
concluido e fica esperado para o numero seguinte". 

Tambem no Diario, tres dias depois, dizia outro anun-
cio: "Minha gente, assinem a Palmatoria, olhem que ela so 
faz mal aos toleiroens; nao se assustem, protejam essa fo-
Iha, que e interessante. 160 reis mensais pagos adiantados, 
e o ir assinar na tipografia da rua das Cruzes n.° 5 nao faz 
mal a ninguem". 

Era mesmo fungao da folha "falar daqueles que disses-
sem asneiras em letra redonda". E anunciava o Diario de 
30 de maio: "Saiu hoje o n . ° 2 da Palmatoria, dando 7 du-
zias de bolos na Bussola n.° 22, bolos sem conta nos lentes 
do Curso Juridico, que estao ou estavam chuchando ordena-
do sem trabalhar, meia diizia no Verdadeiro Constitucional, 
correspondente do Diario n . ° 109, advertencias ao Candeia 
e ao Topinamba, retalhos da mesma pega". 

O editorial do n . ' ' 4, de 13 de junho (primeiro compro-
vante avistado), declarou nao se haverem ainda fixado nem 
descoberto os seus proprios objetivos. fi que existiam "in-
dignos e miseraveis periodicos", como O Candeia, O Topi
namba, A Bussola da Liberdade, A Voz do Povo, O Carapu-

(1) Nao a 23 de se tembro , como reglstou Alfredo de Carvalho, que tamb^ra 
s6 aludlu ao primeiro numero. 
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ceiro e, ate, o Diario de Pernambuco, que se afastavam "das 
regras da decencia e das regras filologicas". Assim, ele (o 
redator), "verdadeiro patriota", resolvera publicar a Palma-
toria para fazer justiga, ser imparcial e castigar aos que me-
recessem, esperando "acabar para sempre" com os dois pri-
meiros (2) e corrigir os demais. 

As edigoes seguintes mantiveram o programa estabele-
cido, dando palmatoadas, aiem disso, nos antigos "colu-
nas" do Trono, nos Portugueses e, finalmente, no bispo da 
Diocese. 

Com regularidade semanaria, circularam dez numeros, 
ate 25 de julho. Suspenso, reapareceu no dia 4 de setembro 
do mesmo ano, passando a publicar-se mais amiudadamen-
te, ate o n . " 15, que foi o ultimo, datado de 23 de setembro, 
sem nenhuma alteragao no seu roteiro de jornal metido a 
mestre-escola (3) (Bib. Pub. Es t . ) . 

O JOAO POBRE — Sua existencia comprova-se pelo se-
guinte Aviso, publicado no Diario de Peimambuco de 3 de 
junho de 1833: "Saiu O Joao Pobre. Vende-se nas ruas das 
Flores, D. 4, e do Livramento, Botica de Rumao de Carva-
Iho, a 80 reis". Outro Aviso, no dia 7, esclarecia poder a no
va folha ser subscrita, "juntamente com A Candeia, pelo 
prego de 240 reis mensais". Foi impresso na propria oficina 
do Diario. 

(2) Alids, quando a Palmatoria divulgou o artigo em questao, jS haviam 
delxado de existir O Topinambd e O Candeia, cujos liltimos numeros salram a 3 
e a 15 de junho, respectivamente. 

(3) No Diario de Pernambuco de 5 de outubro, Henrique Felix de D^cia, CO-
nhecido "escritor publico" da 6poca, defendeu-se da acusacao de ter sido reda
tor da Palmatoria, pois era incapaz de escrever em "um peri6dico tao insul-
t an te" . . . 

Decorridos alguns meses, certo saudosista das palmatoadas, assinando-se Um 
Que Gosta de Bolos, publicou o que vai a seguir, na secao paga do Diario de 1 
de fevereiro de 1834: "Pergunta-se ao sr. redator da Palmatoria que fim deu h 
sua folha, que prometeu, em julho do passado, dar muitos bolos e de sair duas 
vezes na semana (isto foi s6 na primeira), mas na segunda parece-me que a 
Palmatoria se quebrou. Quem pergunta quer saber". 

Aconteceu que, passados 35 anos, constou do expediente da sessao de 14 de 
maio de 1868, do Instituto Arqueologico e Geografico Pernambucano, uma de 
claragao, "em original, do dr. Henrique Felix de Dcicia, de ser ele o redator e 
responsSvel dos jornais Palmatoria dos Toleiroens e Voz do Povo Pernambucano, 
publicados no ano de 1833". 
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O gAPATEIRO — Periodico PoUtico e Moral — Impres-
so na oficina do Diario de Pemambuco, este anunciou, a 25 
de junho de 1833, que o primeiro numero se achava a venda. 

Continuaram os anuncios. Lia-se no dia 28: "Domingo (ja 
se sabe, depois da missa) saira o segundo numero d'O ^a-
pateiro, dando soveladas e beliscoes. Vende-se tao somente 
na tipografia deste Diario, pelo comodo prego de 40 reis". 

Dia 6 de julho: "Amanha saira o terceiro numero d'O 
gapateiro, t ra tando de poiitica, dando soveladinhas", e tc . 
Mais algumas palavras e o lembrete: "Depois da Missa dos 
Municipais". 

Prosseguiu, a principio semanalmente, para terminar 
como quinzenario, sempre em dia de domingo. Finou-se com 
o n . ° 7, de 18 de agosto. 

A MISCELANIA PERIODIQUEIRA — Jornal Enciclope-
dico — A edigao inicial foi assim anunciada, a 17 de julho de 
1833, pelo Diario de Pernambuco: "Como estamos em safra 
dos periodicos, a m a n h a saira a luz um novo, com o titulo 
Miscelania Periodiquetra. So este titulo denota coisa grande. 
Apesar de ser em formato pequeno, t ra ta de todas as coisas 
e algumas mais . Finalmente, e mais um pirilampo, que vem 
alumiar a Pa t r ia . Comprem a Miscelania, que, quando nao 
sirva para se ler e dar intrugao e recreio, bem pode servir para 
cartuchos de alfazema, cominhos, e t c . " . 

Manuseei o n . " 2, datado de 27 de julho, com quatro pa-
ginas de 21 x 16, a duas colunas de composigao. Trazia como 
divisa: "Omnia mea mecum porto — Quanto e meu carrego 
as costas (Vem na Prosodia)". 6 rgao realmente humoristi-
co, esclareceu os leitores: " . . . t e m o s muitas parecengas com 
OS srs . comicos", adiantando: "Caiam com os 40 reis. fiste 
meu periodico tern de tudo; e uma botica". O editorial "Po-
lltica" desferiu ataques a Casa de Braganga, que, segundo 
asseverou, nos escravizava atraves de D. Pedro (Bib. Piib. 
E s t . ) . 

Teria circulado o n .o 3 (ultimo) a 31 de agosto do mes-
mo ano, conforme os "Anais", de A. de Carvalho. 

O RECOPILADOR PERNAMBUCANO — Periodico Poll-



120 LUIZ DO NASCIMENTO 

tico — Impresso na Tipografia Fidedigna, de J . N. de Melo, 
"o n.o 1 e linico saiu a 18 de julho (1833). Destinava-se a 
extrair dos jornais do Rio de Janeiro as notic;as e artigos 
politicos que pudessem orientar os pernambucanos sobre o 
andamento dos negocios piiblicos" ("Anais", de A. de Car-
valho). 

O VELHO DE 1817 — Periodioo Politico e Literario — 
Niimero primeiro e linico, circulou a 20 de julho de 1833, 
sendo impresso na tipografia de Pinheiro & Faria, situada a 
rua das Cruzes (atual do Diario de Pernambuco). Apresentou 
como divisa: "A ingrata experiencia convenceu-nos que nem 
a Liberdade nem a Independencia se arraigaria no Brasil se 
nao a sombra da Monarquia ( A . C . R . A . M . S . ) " . 

Redigido exclusivamente pelo academico Jose Tomaz 
Nabuco de Araujo Junior, seu aparecimento "marcou o ini-
cio da reagao monarquica no Norte", segundo Alfredo de Car-
valho, nos "Anais", que acrescentou: 

"A imprensa contemporanea o recebeu com violentos 
protestos. Partindo do principio de "que so cabia empreen-
der-se uma Revolugao quando certeza houvesse de que os 
males que ela traria fossem menores que aqueles que se so-
friam", o redator, "pesando os servigos do Sr. D. Pedro I com 
alguns erros que cometeu", chegava a conclusao de ter sido 
"anti-nacional, perigosa e injusta a celebre Revolugao de 
Abril". Reagindo contra a opiniao dominante, Nabuco foi 
alvo dos mais injuriosos ataques, chegando a ter a vida amea-
gada pelos que pretendiam responder a argumentos com fa-
cadas". 

Esta mencionado como orgao reacionario, nas paginas 
813 e 857, Tomo I, de "Um Estadista do Imperio", de Joaquim 
Nabuco. 

O VELHO PERNAMBUCANO — 6rgao anti-restaura-
dor, surgiu na arena da imprensa a 22 (1) de julho de 1833, 
em formato de 30 x 20, com quatro paginas de composigao. 
Impresso na tipografia do Diario de Pernambuco, por Jose 
Vitorino de Abreu, tornou publico: "fiste periodico sera dis-
tribuido gratis pelos assinantes do Diario de Pernambuco, e 
saira uma vez por semana", trazendo, ainda, sob o titulo, os 
versos de Camoes: 

(1) Nao no dla 23, conforme consta dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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.. •= V . "Uma nuvem que os ares escurece 

.' ^ :- . Sobre nossas cabegas aparece". 
'i' 

Fechando a ultima pagina, lia-se, a guisa de programa: 
"A necessidade de um periodico que mostrasse os inconve-
nientes da restauragao aparece a primeira vista: e em con-
seqiiencia dela que alguns pernambucanos se encarregaram 
de fazer aparecer neste sentido uma folha semanal que fosse 
distribuida gratuitamente. Imbuidos desta honrosa tarefa, es-
forgar-nos-emos por corresponder a tao digna escolha, pro-
metendo de religiosamente seguirmos como inalteravel maxi
ma: nao envolver-nos em nojentas polemicas". 

O editorial da primeira pagina comegou com uma apos-
trofe retumbante: "Vos dormis, 6 brasileiros, e o mais hor-
rendo golpe se prepara a vossa liberdade?!" 

"Ja nao e materia de duvida — aduzia, mais adiante, — 
que as claras se tenta a restauragao de D. Pedro no trono do 
Brasil; que um partido existe, que, se tendo feito numeroso 
a expensas de nossos desvarios, ousado, o colo ergue para 
proclama-la, e que apenas certos motives retardam, ainda, o 
sinal do combate". Terminou conclamando a uniao como 
tabua de salvagao. "Evitemos a vergonha"; "Avancemos 
para o altar da Patria". "Preparemo-nos para um exemplo 
terrivel aos inimigos da liberdade"; "fagamos guerra de mor-
te aos restauradores". 

Nesse diapasao, sucederam-se, cada semana, substancio-
sos editorials, condenando, sobretudo, a atuagao dos Cabanos 
no interior do Estado, que tinham o apoio do General Abreu 
e Lima, denunciado no n.° 2 do jornal e reafirmado no n.° 
8. Congratulou-se o redator com os brasileiros, em artigo do 
n.** 6, ante a adogao, pela Camara federal, da proposta de 
banimento de Pedro I, de autoria do deputado pernambuca-
no padre Venancio Henrique de Rezende. No n.° 7, anuncia-
va a instalagao da Sociedade Anti-Restauradora. 

Sem mais outro tema que nao o repudio a pretendida e 
jamais empreendida restauragao, veio a suspender-se a pu-
blicagao apos o n.° 9, datado de 15 de outubro de 1833, num 
total seguido de 36 paginas. 



122 LUIZ DO NASCIMENTO 

Reapareceu O Velho Pernambucano, comegando nume-
ragao nova, a 16 de margo de 1835, obedecendo as mesmas ca-
racteristicas, mas independente do Diario de Pemambuco. A 
confecgao material passou a fazer-se na tipografia de Pi-
nheiro & Faria e, do n .^ 7 ate o fim, na Fidedigna, de J . N. 
de Melo. Os versos que serviam de divisa foram substituidos 
pelo seguinte excerto das "Reflexions sur la paLx", de Mada
me de Stael, em frances e portugues ao mesmo tempo: "T6-
das as nagoes tern em seu seio homens descontentes do go-
verno estabelecido; ou seja porque nenhum h a que deixe de 
t»r cometido algumas faltas, nenhum que possa igualmente 
satisfazer a ambigao de todos; ou porque o homem e tao des-
gragado, neste mundo, que nao pode afeigoar-se senao ao que 
ele desconhece". 

No artigo de reabertura, frisou o redator que "o desejo 
da restauragao extinguiu-se no silencio do tumulo; a morte le-
vou consigo a ultima esperanga", acrescentando: "Outros sao 
OS inimigos que aparecem"; "a insaciabilidade da ambigao, o 
descontentamento e o orgulho levantam sua bandeira, nela 
se alistam todos aqueles que nao podem achar fortuna no li-
vre e pacifico gozo da liberdade'"; " . . . n o s aparecemos de 
novo e, com a mesma coragem, com a mesma forga e, com 
as mesmas armas com que combatemos a restauragao, com-
bateremos tambem a anarquia" . Em conclusao: "Amantes 
da liberdade, sustentadores da ordem: contai com o vosso 
antigo companheiro em vossas fileiras, nas fi^eiras da Lega-
lidade; O Velho Pernambucano vos a judara" . 

Combatendo a sedigao e a anarquia, passou o periodico 
a defender a administragao provincial de Manuel de Carva-
Iho Pais de Andrade, o qual logo em abril foi substituido, por 
ter de tomar assento na Camara vitalicia, eleito pela Paraiba. 

Nos n s . 7 e 8, de seis paginas, sendo o primeiro artigo 
assinado pelo redator Joao Lins Vieira Cansangao de Sinim-
bu, iniciava-se intensa polemica com A Bussola da Liberdade 
e seu redator, padre Joao Barbosa Cordeiro, acusado, sobre-
tudo, de roubo e assassinio. 

Depois, bateu-se com O Aristarco e com A Voz do Bebi-
ribi. Criticou alguns membros da Assembleias Provincial, 
tais como Antonio Peregrino Maciel Monteiro, o padre Lopes 
Gama — a quem Filipe Lopes Neto Junior, numa Corres-
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pondencia, acusou de sandices e de mudar de opiniao a cada 
instante — e Cipriano Jose Barata de Almeida. 

Ocorreram outras edigoes de seis e uma de oito paginas, 
a de 27 de julho, quase inteiramente dedicada a tragedia 
do dia 14, no Tribunal de Justiga, quando, em pleno Jiiri, 
a sala repleta, achando-se na tribuna o advogado Filipe 
Lopes Neto Junior, foram assassinados dois espectadores, 
so nao se generalizando o conflito devido ao reforgamento 
da guarda, efetuado pelo chefe de policia Nunes Machado. 

Entre os signatarios de Correspondencias, sempre ver-
sando temas politicos, salientavam-se Gervasio Pires Fer-
reira e os pseudonimos O Chimango, O Amigo da Justiga, O 
TranquUo e o Justiceiro. Desde o n » 40, de 26 de novem-
bro, ate o fim, foi assunto quase linico d'O Velho Pernam-
bucano o padre Lopes Gama, sob terriveis impactos de Ber
nardo de Sousa Franco, novamente de Filipe Lopes Neto 
Junior e, ainda, de escritores que utilizavam pseudonimos 
ou simples asteriscos. 

Circulando regularmente, a folha, cuja publicagao vi-
nha ocorrendo ora uma ora duas vezes por semana, sofreu 
ligeira interrupgao apos o n.° 46, de 18 de Janeiro de 1836, 
so voltando a circular o 47.° a 22 de fevereiro, que assina-
lou o fim de sua existencia, perfazendo o total de 194 pagi
nas, em numeragao seguida (2) (Bib. Pub. Es t . ) . 

O MERCURIO — Sabe-se, apenas, que o primeiro (tal-

(2) O caixeiro-viajante Joaquim Jorge Montelro, julgando-se ofendldo, denun-
clou, perante a Justica, O Velho Pernambucano, por crime de iniiirias Impressas 
na edlgao n .° 17, de 30/5/1835. Iniciado o sum^rio, o proprietSrio da Tipografia 
Fldedlgna, Jos6 Nepomuceno de Melo exibiu o autografo exigldo, com a assl-
natura posterior do academico Joao Lins Vleira Cansangao de Slnimbu, e 6ste, 
por sua vez, declarou-se pronto para provar tudo o que denunciara, mas o de-
nunciante nao Ihe reconheceu a responsabllidade, por tratar-se de menor de 25 
anos de idade, de acordo com a lei. 

Voltando a depor, Nepomuceno afirmou que o denunciante nao era a pessoa 
competente para chamci-lo ei responsabllidade sobre o artlgo em questao, que se 
referia apenas a Jorge Montelro. Desistindo da denuncla, porque inslstia em s6 
responsabilizar Nepomuceno, este acusou-o, atrav^s do Diario de Pemambuco de 
13/11/1835, de medo de continuar a agao. 

Tendo, logo mais, atingido a maioridade, Sinlmbu escreveu longa Correspon-
dfincia no Diario, de 26/12/1835, declarando-se em condlgoes de enfrentar a lei, 
replsando as criticas de desonestldade feitas a Joaquim Jorge Montelro e convl-
dando-o a revalidar a agao. E ficou nisso, porque o caixeiro-viajante jS se achava 
noutras plagas. 
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vez linico) numero circulou a 26 de julho de 1833, porque 
mencionado em Correspondencias politicas insertas nas edi-
goes de 30 do referido mes e 1.° de agosto, do Diario de Per-
nambuco. 

1834 

O DEMOCRATA PERNAMBUCANO — Dois meses an
tes da circulagao desse orgao politico, publicou o Diario de 
Pernambuco, de 11 de novembro de 1833, o seguinte "Amin-
cio": "Brevemente saira a luz O Democrata Pernambucano, 
escrito por Joao de Barros Falcao de Albuquerque Mara-
nhao"; e, logo abaixo, o "Prospecto", que dizia: "Seus fins 
sao: 1.° — mostrar a necessidade que tern todas as na-
goes americanas de se unirem ou federarem; 2.° — o inte-
resse que tem o Brasil de se federar com as suas provincias; 
3.° — oferecer aos Augustos e Dignissimos Srs. Represen-
tantes da Nagao um novo projeto de reforma da Constitui-
gao; 4. ° — mostrar as bondades dos Governos Democraticos, 
e que o Augustissimo Sr. D. Pedro II nao sera feliz se to-
mar as redeas do Governo sem proceder a reforma da Cons-
tituigao; 5.° — opor-se a anarquia do Povo e tirania do Go
verno e aos escritores que chamarem o Povo as armas para 
se conseguir a reforma da Constituigao; 6.° — velar na 
observagao da Constituigao do Estado e na execugao das 
Leis; 7.° — aviventar os Presidentes desta Provincia e de 
Alagoas a fim de extinguirem quanto antes a guerra intesti-
na de Panelas. O periodico saira uma vez por semana, em 
formato grande e nele nao se admite Correspondencia e sim 
Oomunicados tendentes ao piano deste periodico; sera o seu 
prego mensal 320 reis, pagos no principle de cada mes". 

Sem que reste, nas bibliotecas visitadas, nenhum com-
provante, informa Alfredo de Carvalho, nos "Anais", have-
rem sido publicados, pelo menos, tres numeros d'O Demo
crata Pernambucano, datados de 11, 18 e 25 de Janeiro de 
1834, impresses na tipografia de Pinheiro & Faria, trazendo 
como epigrafe o seguinte conceito de Montesquieu: "O lu-
gar natural da virtude e a par da liberdade; mas ela tanto 
se nao acha a par da liberdade extrema quanto da escravi-
dao". 
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O ESTUDANTE —. Apareceu o n .o 1 a 28 de abril de 
1834, em formato de 21 x 16, com quatro paginas de colu-
n a larga . Impresso na oficina do Diario de Pemambuco, 
trazia, sob o titulo, a divisa: "Seria fraqueza consentirmos 
que nossos direitos fossem impunemente atacados". 

No artigo-programa declarava "fugir da politica" e dar 
a folha "o fim que se depreende do seu t i tulo". Prosseguiu 
o comentario criticando a Academia de Olinda, a nomeagao 
de Manuel Inacio de Carvalho para vice-diretor do Curso Ju-
ridico e o comportamento de alguns lentes. Outro editorial, 
completando a edigao, censurou o policlamento das cidades 
de Olinda e Recife. 

Apesar das indicagoes do expediente, sobre assinaturas, 
venda avulsa e correspondencias, a publicagao nao prosse
guiu (Bib. Pub E s t . ) . 

O CENSOR BRASILEIRO (1) — Periodico politico, co-
megou sua existencia com o n.*' 1, vol. I, a 8 de julho de 
1834, impresso na Tipografia Fidedigna, de Jose N. de Melo, 
a rua das Flores, D . 18. Formato de 21 x 16 e quatro pagi
nas de coluna larga. Trazia sob o titulo, em latim e portu-
gues: "Nao fagas a outrem o que nao queres que te fagam", 
constando do expediente: "Subscreve-se para esta folha na 
Tip . Fidedigna e na rua do Cabuga, loja da quina para a 
rua do quartel D. 1, a $720 o trimestre, devendo sair duas 
vezes por semana; e na mesma loja e Botica D. 16, da praga 
da Boa Vista, se vendem os niimeros avulsos a $40. Sua apa-
rigao sera nas tergas e sextas-feiras de m a n h a " . 

Apos tecer comentarios sobre a necessidade do cumpri-
mento da boa doutrina e o "imperio da justiga universal", 
fosse qual fosse o estado politico de cada povo, focalizando 
OS "principios de eterna verdade", assim concluiu o artigo 
de apresentagao: 

"O governo, a quern tr ibutamos os nossos respeitos e ve-
neragao, jamais sera censurado, ou elogiado, senao por obje-
tos de justiga ou injustiga, cuja generalidade se estende a 
todos OS ramos dos poderes politicos. O homem que nao for 
empregado publico nao vera seu nome e suas agoes priva-

(1) O prlmelro niimero salu com o C de Censor trocado por S. 
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das e de familia neste periodico; nem tao pouco se deve te-
mer o mesmo empregado a respeito de sua vida privada. 
porque nao temos em vista sertao coisas publicas e nao pri-
vadas". 

Criticou, na segunda edigao, atos do governo, dizendo: 
" . . . o maior motivo de odio dos bons brasileiros contra o 
Ministerio de D. Pedro foi a prisao incompetents do dr. 
Cipriano Jose Barata de Almeida e de outros, assim como 
muitas deportagoes". 

O n.° 4 acompanhou-se de um Sup^emento de quatro 
paginas, todo ele dedicado a uma correspondencia de Hen
rique Felix de Dacia ao "Snr. Redator" (2), censurando 
uma injustiga do governo provincial. 

A instituigao do juri e a exclusao de numerosos jurados, 
no Recife, foram objeto de polemica com o Diario da Admi-
nistra^ao Publica. 

Num dos seus artigos, esclareceu O Censor: " . . .nao so-
mos restauradores, nem somos escravos da administragao 
atual; em outro mimero mostraremos as razoes de desgos-
to que temos para com ela". 

Nada obstante a declaragao acima, feita no n . ° 8, de 
1.° de agosto, findou ai a publicagao porque o dono da tipo-
grafia, Joao Nepomuceno de Melo, em artigo no diario A 
Quotidiana Fidedigna, na mesma data, denunciando o Cen
sor como "facho da discordia", declarou nao mais imprimi-
lo (Bib. Piib. E s t . ) . 

SENTINELLA DA LIBERDADE NA SUA PRIMEIRA 
GUARITA, A DE PERNAMBUCO, ONDE HOJE BRADA: 
ALERTA!! — Mais de dez anos apos sua ausencia do Reci
fe, voltou Cipriano Barata a agao (1), imprimindo o n.° 1 do 

(2) Henrique Felix de DScia nao era o redator d'O Censor Brasileiro, ao con-
tr&rlo do que consta dos "Anals" . 

(1) O periodico O Democrata, da Bahia, divulgou, Intitulada "Ao Publico", a 
seguinte nota de despedida; "Cipriano Jose Barata de Almeida, escritor da 
Sentinella da Liberdade na Guarita de Pernambuco e outros lugares, e defensor 
dos dlreitos e prosperldade do Brasil; depois de vSrios padecimentos em ab6ba-
das de fortalezas e presigangas, e sentengas tnlquas; depois de mil tralgoes 'o-
leradas com a reslgnagao de um filosofo, torna para aquela provincia, sua primel-
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seu jornal no dia 16 de julho (2) de 1834, em formato de 
22 X 15, com oito paginas de coluna larga. Prego de 80 reis 
por exemplar. Impressao na Tipografia de Pinheiro & Fa-
ria, k rua das Cruzes (hoje rua Diario de Pernambu
co) D. 5. 

Do editorial de abertura, intitulado "Prolegomenos", 
constava: "A Sentinella da Liberdade, escrevendo em o ano 
de 1823, nesta Guarita do heroico povo de Pernambuco, foi 
atraida, vergonhosamente, por um punhado de servis e in-
gratos e ate por poucos que se fingiam seus amigos, os quais 
o prenderam e entregaram ao ex-tirano Braganga, Demo .". 
do Brasil, bem como Judas a Cristo; e nao obstante as per-
seguigoes, carceres e tormentos por nove anos, tern bradado 
Alerta no Rio de Janeiro, em Piraja e outros lugares; e por 
fim, perseguido, novamente, na Bahia, pelo Clube do Gra-
vata, que e ramo da Sociedade Conservadora dos Abusos e 
Sistema Unitario, veio buscar asilo e decididamente habitar 
em Pernambuco, sua primeira guarita, onde, para bem ge-
ral do Brasil inteiro, principia a bradar de novo: Alerta!! 
por meio de outro soldado que por ele publica a gazeta". 

Completou a edigao um editorial em torno das ideias do 
padre Lopes Gama, expendidas n'O Carapuceiro, de apoio a 
necessidade de reformas na Constituigao. Combateu-as 
Barata, mas com elevagao de linguagem. 

O n . ' ' 2, ainda com oito paginas, so comportou dois ar-
tigos: "Observagoes resumidas acerca do projeto de refor-
ma federal, posto que nao traga esta declaragao" e "Sobre 
as sociedades traigoeiras e varias intrigas", este defendendo 
a atuagao repressiva do presidente provincial Manuel de 
Carvalho Pais de Andrade contra a revolta dos Cabanos. 

ra guari ta , atropelado nesta Bahia, sua Pa t r i a . pois ve a sua casa cercada, e es-
pionada muitas vezes alta noite, por Cavalaria e Infantaria, mesmo no ret i ro em 
que habita; ele vai, perseguido e corrido, buscar guarida e seguranca, com sua 
familia, em Pernambuco, a fim de escapar as aleivosas maquinagoes de seus 
6mulos Invejosos, que , se diz, j& t r amam at6 atrocidades contra o Anunciante; 
pelo que, ele se despede de tddas as pessoas que Ihe tern afeigao ou amlzade, 
concluindo como Sclpiao: — Ingrata PStria, nao possuiras os meus ossos! — 
Bahia, em a Campina de Brotas, aos 25/5/1834". 

Essa despedlda fol t ranscr i ta , no Recife, pelo Diario da Administracao Publi
ca de Pernambuco, de 16 de junho, seguida de longa "exposicao das clrcunstan-
c las" que levaram Clprlano Barata a embarcar , o que fez a 26 de male, no pa-
quete "Ijeopoldlna". 

(2) Nao no dia 16 de agosto, como registaram Alfredo de Carvalho e, se-
guindo-lhe as pegadas, H6II0 Vlana. 
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Com a nota de "Extraordinaria", a edigao de 2 de agos-
to — n . ° 4 — continuou e pos fim "as breves reflexoes acer-
ca do projeto de reforma federal emanado da Comissao da 
nossa Augusta Assembleia Geral", completando-a o artigo 
"Reflexoes a gazeta Censor e seu suplemento", o qual ocupou 
cinco p^glnas . 

Seguiu-se a publicagao bissemanalmente, sempre ata-
cando "cabanos restauradores", pugnando pelo regime fe-
derativo, "contendo algumas reflexoes acerca das provin-
cias do Norte" (3), t ra tando "de objetos interessantissimos 
a Patria, a liberdade e todo o povo" (4), e tc . 

A 24 de dezembro, a edigao incluiu um Suplemento de 
14 paginas, todo ele dedicado a uma Correspondencia de Jose 
Gregorio de Jesus, sobre "acontecimentos que tiveram lugar 
na Vila de Goiana". 

O ult imo numero do ano circulou no dia 30. Foi im-
presso, a part ir de setembro, na Tip. de M. M. Viana & 
Companhia, a rua Direita, D . 20. 

Recomegou a 2 de Janeiro de 1835, com o n.° 1. Va-
riando o numero de paginas, prolongou-se a vida da Sen-
tlneUa, sempre doutr inando em prol da federagao das pro-
vincias, ate o n.*̂  35, de 26 de setembro (5), publicada com 
irregularidade, formando um total de 198 paginas (Bib. 
Nac. e Bib. Pub. E s t . ) (6 ) . 

A RAZAO E A VERDADE — Periodico Politico, e Lite-
rario — Saiu a lume no dia 17 de dezembro de 1834, em 
formato de 21 x 16, com quatro paginas de duas colunas. 
Assinatura mensal — 160 reis, "pagos adiantados", custan-
do o exemplar 40 reis. Vendia-se na redagao e oficina, que 
era propria, a rua das Cinco Pontas D . 12, e noutros pon
tes. Lia-se sob o titulo: "Digo verdades puras, nuas , c ruas" 
(Do Redator) . 

(3) Consoante o Diario de Pernambuco de 14/8/1834. 
(4) Idem de 7/9/1834. , . 

(5) Nao o n . ° 32, de 2 de agdsto, como se 1§ nos "Anais" cltados e no Uvro, 
tambem citado, de H61io Vlana, este baseado naquele, que, al^m do mals, deu a 
entender que os "32" numeros compreendiam todo o periodo da exlstencla do 
jornal, deslembrado das edlgoes de 1834. 

(6) Colegoes, ambas, bastante salteadas. 
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Uma Proclamagao, no segundo numero (1), datado de 20 
de dezembro, chamava a atengao dos pernambucanos para 
a situagao do governo provincial sufocado por uma fagao 
brasileiro-lusa, que restringia a liberdade de imprensa e 
dava corpo a ativ'dade dos cabanos restauradores, concluin-
do por aconselhar obediencia ao governo da Regencia e k 
Lei. Seguiu-se longa Correspondencia, acompanhada de do-
cumentos, em defesa da posigao politica de Francisco Car-
neiro Machado Rios, que a assinou e, na edigao seguinte, 
se instalou no cabegalho, como responsavel pela impressao 
do jornal . 

Sucederam-se editorials e Correspondencas de critica 
desabalada a administragao de Manuel de Carvalho Pais de 
Andrade. No n . ° 7, de 17 de Janeiro de 1835, o colaborador 
O Pernambucano Aflito, apos longa catilinar a, frisou que o 
"patr io ta" Carvalho "bem se podia ter deixado ficar la pela 
sua Inglaterra e nao vir outra vez para Pernambuco, para 
de novo o envolver nas mesmas desgracas que o envolveram 
em 24, e por causa de sua ambigao ver-nos novamente amea-
gados dos horrores da guerra civil e da anarqu .a" . 

Suspensa a publicagao, o n . ° 8 so apareceu a 28 de fe-
vereiro, lendo-se, no respective editor: a \ que o "honrado 
patr iota, o sr . Francisco Carneiro Machado Rios", vitlma 
"dos seus imp^acaveis inimigos", se viu obrigado a depor 
a pena . Foi substituido por Antonio da Silva Santiago (2) . 
Passou a constar do cabegalho: " . . . s e recebem correspon-
dencias contra o chimanguismo". 

"Sabei, 6 brasileiros! — escreveu a redagao, entre ou-
tras apostrofes — que Pernambuco, nossa patria, sofre em 
silencio o cetro de ferro e o mais cruel despot smo exercido 
por um presidente que foi o heroi de 17 e 1824". 

Circulou A Razao e a Verdade, sem alterar-se-lhe o pro-
grama oposicionista, a te o n.° 11, de 11 (3) de margo de 
1835, num total de 44 p a g n a s , em numeracao seguida. Ao 
n.° 3 fora acrescentado um Sup'emento de quatro pagi-
nas (Bib . Pub E s t . ) . 

(1) Da colecao consultada, quase completa, nao consta o n . ° 1. 
(2) Clpriano Barata nao teve nenhuma Interferfincla n'A Razao e a Verdade. 

falhando, pois, a declaragao, nesse sentido, de Alfredo de Carvalho. 
(3) Nao do dla 14, como reglstara o mencionado autor dos "Anais". 
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SENTINELLA DA LIBERDADE EXTRAORDINARIA 
(1) — Impressa por Antonino Jose de Miranda Fa'cao, na 
Tip. do Diario de Pernambuco, apareceu em formato peque-
no, ccm quatro paginas, sem data nenhuma (teria sido em 
1834, como se fez constar, a manuscrito, acima do cabega-
Iho) . 

Inseriu um so artigo, em tipo corpo 12, sem assinatura, 
deixando a maior parte da ul t ima pagina em branco. Teceu 
encomios ao "memoravel dia 7 de abr.l, d a em que o Heroi-
co Povo Brasileiro langou por terra os grilhoes que por mais 
de oito anos o haviam prendido e subjugado". Combateu a 
facao politica que pretendia revo^ucionar o pais com as 
ideias de restauracao, terminando por aconselhar: ' 'Pernam-
bucanos! uniao, perspicacia e olho vivo; nada de revolugao, 
nada de in t r iga!" . 

Lia-se no fim: "A Sentmella Extraordinaria dar-se-a pu
blico sempre que se julgar precise". 

Nao ha indicio de ter saido segundo numero (Bib. Piib. 
Es t . ) . 

1835 

A VOZ DO BEBIRIBI — Periodico Politico e Literario — 
O n . ° 1, ano I, publicou-se a 16 de margo de 1835, em forma-
to de 30 X 21, com quatro paginas, impresso na tipografia 
de Pinheiro & Faria, a rua das Cruzes (atual rua Diario de 
Pernambuco), D. 5. Sob o titulo trazia a div^sa, assinada 
por Voltaire ("Henriade", C. 4 . ° ) : 

"Le seul bien de l '£ tat fait son ambition, 
II hait la Tiranie et la Rebellion". 

Diregao de Bernardo de Sousa Franco. Lia-se no expe-
diente: "Saira a luz uma vez por semana, e se subscreve a 
320 reis mensa s na loja de hvros da Praga da Independen-
cia, e na do sr . Passos, aos Quatro Cantos de Olinda, onde 
tambem se vendem avulsos". 

(1) Nao niencionada nos "Ana l s " 
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Apresentou-se o periodico com o artigo-programa a se-
guir, assinado pelo diretor: "Habituados desde algum tem
po a escrever para o pub'ico, e vendo a falta de folhas poli-
t 'cas, que sente hoje a Provincia, empreendemos redigir es-
ta, em que, a par das questoes do d a , e de todas as que en-
volvem interesse pub'ico, aparecerao artigos sobre literatu-
ra, educagao, noticias interessantes e tudo quanto de litil e 
deleitavel a nossos leitores pudermos colher. A Assembleia 
Provincial oferecera sobeja materia as nossas reflexoes; e a 
Academia de Olinda, de que somos membro, tera uma ou 
cutra vez seu artigo. Seu estado decadente invoca do gover-
no toda a atengao, e nos, como academico, bem que proxi-
mos de deixa-la, somos particularmente interessados em 
seu credito e sustentagao. 

"Nosso credo politico, o mesmo que havemos patentea-
do nos artigos que por mais de dois anos escrevemos para o 
Diario de Pernambuco, e ja sabido da parte dos nossos leito
res, que ja entao o eram. Nao o havemos mudado; e, como 
entao, respeitaremos sempre a moral pubLca, escrevendo a 
prol da ordem e da legalidade, e faremos por nunca man-
char nossas paginas com personalidades injuriosas". 

Completaram a edigao de estre^a os editorials: "Vista 
d'olhos sobre o estado atual do Brasil", "A morte de D. Pedro 
de Braganga" e "Noticias do Para" . 

Narrou A Voz do Bebiribi, em seu n . ° 3, que elementos 
sed:ciosos atacaram, com 160 homens, a casa do tenente-co-
ronel Mascarenhas, comandante do Batalhao da Guarda 
Nacional do Pogo da Panela; o atacado defendeu-se com 60 
homens. Houve perdas, havendo os rebeldes feito uma re-
tirada para Casa Forte e, dai, perseguidos, debandaram 
para o inter or do Estado. Pretendiam eles depor o gover-
no provincial, exercido (ate 11 de abril) por Manuel de Car-
valho Pais de Andrade. 

Seguiu-se a publicagao, semanalmente, com toda regu-
laridade, sucedendo-se artigos redacionais de apoio a elei-
gao do regente padre Diogo Antonio Feijo; sobre os motins 
constantes no Recife, outros a respeito dos temas Educagao 
e politica geral. Aqui e acola, uma prosa literaria. 

Sempre obediente ao programa enunc'ado, a folha es-
tendeu sua existencia ate o n.'^ 22, de 12 de agosto, com 
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um total de 88 paginas, numeradas seguidamente (Bib. 
Nac.) (1) . 

A BUSSOLA DA LIBERDADE EM PERNAMBUCO — 
Pelo seu pr'meiro redator Joao Barbosa Cordeiro — Numero 
extraordinario — Circulou a 31 de margo de 1835, no forma-
to de 30 X 21, com o:to paginas de duas co'unas, impresso 
por Pinheiro & Faria, com tipografia instalada a rua das 
Cruzes (atual rua Diario de Pernambuco) n . ° 5. Trazia sob 
o titulo: 

"Tremei, tiranos que oprimis com dura 
Escravidao os Povos; 

Nao se erga em vosso quente sangue tinta, 
Da Liberdade a Palma! 

(Filinto Elisio). 

Ocupou-se o redator em atacar a administragao "des-
potica" de Manuel de Carvalho Pa's de Andrade e o perio-
dico O Velho Pernambucano, dirigido por Cansangao de Si-
nimbu, "criado para sustentar o sr. Carvalho e descompor 
os liberals". 

O segundo mimero "extraordinario", de 7 de abril, foi 
dedicado a data do quarto aniversario da abdicacao de D. 
Pedro. Lia-se no editorial, que ocupou suas quatro paginas, 
em resumo: " . . . o Brasil expulsou o seu t.rano para segu-
rar a Liberdade, e ainda esta sem ela". Concluiu com novos 
ataques ao chefe do governo provincial, aludindo a "imo-
ralidade plantada pelo proprio Presidente, escandalosamen-
te amancebado e ate introduzindo em palacio sua mance-
b a " . . . 

Continuou a sequenc'a de ataques no n . ° 3, ultimo da 
se re de "extraordinarios", datado de 14 de abril e com oito 
paginas, formando o total seguido de 20. Terminou com 
uma nota de despedida do redator (Bib. Nac. e Cole?. Leop. 
L. Santos) . 

O ARISTARCO — Surgiu no d'a 15 de abril de 1835, em 
formato de 30 x 20, com quatro paginas a duas colunas de 

(1) Na Biblioteca Publlca do Estado existe um unico comprovante d'A Voz 
do Bebiribi: o n.° 3, de 26/3/1835. 
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composigao. Constava do Expediente: "Publica-se as quar-
tas e sabados de todas as semanas, ainda que sejam dias 
Santos, na Tip . Fidedlgna, de J . N. de Melo, e subscreve-
se a 640 reis adiantados . Os numeros avulsos vendem-se 
por ora nesta tipografia". Abaixo do titulo, a direita, vinha 
o slogan: "Pode-se fazer a guerra ao despotismo, sem inda-
gar quem e o despota" (Dos Redatores) . 

Prolixo editorial de apresentagao, de mais de duas pa-
ginas, comegou declarando: "Na epoca em que a indiferen-
ca da causa publica se tem engendrado no animo de mui-
tos, e o egoismo o mais refinado e o sistema de muitissimos, 
convem procurar o recurso do prelo para extirpar esse ger-
me de muitos males que sentimos". 

"Essa indiferenga — frisou — que por toda parte tem 
preparado o triunfo de afoitos partidarios, dim'.nui a forga 
da Opiniao Publica, cujas vozes se confundem com clamo-
res facciosos, e para o distinguir so idoneo e o homem im-
parc 'al : esta qualidade queremos que caracterize a nossa 
folha". 

Mais um editorial — a proposito da escolha do novo 
Regente do Imperio — e completava-se a edigao de estreia 
do importante orgao politico, que era redigido por Jos§ 
Tomaz Nabuco de Araujo J r . e Francisco Manuel do Rego 
e Macedo. 

Seguiu-se a publicagao regularmente, so constituida de 
artigos de critica ao Regente Feijo; ao ex-presidente Manuel 
de Carvalho Pais de Andrade, substituido (a 11 de abril) por 
Antonio Francisco de Pau ' a e Holanda Cavalcanti de Albu
querque, que Ihe mereceu encomios; ao deputado Gervasio 
Pires Ferre ra e ao Juiz de Direito Joaquim Nunes Macha-
do, entao chefe de policia. 

Consoante o primeiro editorial do n.*' 3, Pernambuco 
oferecia o espetaculo de dois partidos que se destru am; 
" . . .nao sera tao bem fora de proposito que um pouco ana-
lisemos o procedimento de ambos: nosso dever de escritor 
publico (1) assim o exige". 

(1) Os jomallstas da 6poca denominavam-se, geinlment'?, "escritores pti 
bUcos". 
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Logo o periodic© encetou polemica com O VeUio Per-
nambucano, A Voz do Bebiribi e A Quotidiana Fidedigna 
(diario), locals, e com a Aurora Fluminense, do Rio de Ja
neiro (redigldo por Evaristo da Velga), sobretudo ao defen
der a anistia para os crimes politicos da provancia, os atos 
administrativos do governo de Pernambuco e a posigao do 
Minlstro Holanda Cavalcanti. 

Iniciando a segao "Noticias Estrangeiras", O Aristarco 
divulgou, anexo ao n . ° 8, um Suplemento de folha unlca, 
so Impressa na parte da frente. Nao Ihe fol estranha, de-
pois das primeiras edigoes, a politlca das outras provincial, 
transcrevendo artigos a proposito. Graves aconteclmentos 
no Para deram lugar a um numero extraordinario de seis 
paglnas, o 24.°, de 22 de julho. A partir do 33.° aparecia 
rara segao de "Varledades". Vleram, tambem, os "Artigos 
Comunicados". 

O ultimo numero do ano saiu a 23 de dezembro, conti-
nuando a publicagao, ja com o n . ° 63, a 9 de Janeiro de 
1836. 

Pugnando pel a regencla de D. Januarla , intensificara-
se a polemica com os orgaos da oposlgao. Raros assuntos 
diferentes eram excogitados. E, a partir do n . ° 77, de 16 
de margo, O Aristarco exibiu o sub-titulo: Constituigao e 
Pedro II, este, por sua vez, titulo de outro jorna^ surgido 
dias antes e com o qual permutou doestos, Igualmente, ate 
o fim, dele dizendo, no principio, que fora fundado "para 
ludibriar o nosso inocente Monarca, o Imperador dos Brasi-
leiros, para ludibriar a Constituigao, que tantas fadigas nos 
hd custado". 

Bateu-se, sobretudo, pelo regresso das instltuigoes do 
Juri, Juizado de Paz e Guarda Nacional, sendo porisso 
acusado, como adepto do Absolutismo, pelos jornals antl-re-
gressistas, especialmente O Republicano Federativo. E nao 
deixou de apoiar a administragao do presidente Francisco 
de Paula, feramente atacado pelo "O Velho Crismado", ou 
seja, "O Velho Pernambucano crismado de Constituigao e 
Pedro 2 .0". 

J a nas ultimas edigoes, varlava-se a prosa maguda com 
a segao "La vai verso", constante de curtas transcrigoes de 
satiras politicas. 
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A atacar e a defender-se, seguiu o periodico sua exis-
tencia ate 6 de junho do ano referido, quando circulou o 
n .o 82, nao mais voltando h liga (Bib. do Inst. Arq.) . 

A PONTE DA BOA-VISTA — Entrou em circulagao a 11 
de junho de 1835, no formato de 21 x 15, com quatro pagi-
nas de duas colunas, constando do Expediente: "Publica-se 
quando os redatores quiserem. Na tipografia de J . N. de 
Melo, onde se vendem os numeros avulsos, e na loja de Ban-
deira Jiinior, na rua do Cabuga, a 40 re's, dinheiro marca-
do" . Ainda sob o cabega'ho, vinha a declaracao: "Guar-
dem-se todos, que a bulha e certa; ou ha de ficar vasia a 
ponte ou entao os seus bancos so servirao de descanso, em-
bora se diga: — E que tal o da rabeca!" 

O artigo inicial, de mals de duas paginas, nao foi pro-
prlamente de apresentagao; ocupou-se, da primeira a ulti
ma linha, do ponto de reunioes de que se constituia a pon
te, declarando a certa al tura: 

" . . . tudo sofre a Ponte da Boa-Vista, porque 6 sua obri-
gagao! porem os bancos, 6 bancos maMitos, sois v6s toda a 
quizi^ha, e e por vos que la vao, seja em que estilo for, sati-
ras e mais satiras!!! Pode o homem, para gozar do refrige-
rio da tarde, e cansado das fadigas do dia, procurar estes 
bancos, onde a vista se diverte com a variedade dos objetos 
que pela ponte t ransi tam; porem que se faga deste lugar 
Gabinete de Estado, assembleia de maldizentes, escola de 
miisica, da moderna Mnemotecnia e, finalmente, de tudo? 
Arre, que so os diabos podem aturar os srs. deputados e go-
vern'stas da Ponte; arre com os diabos, que o silencio Ihes da 
grande aso; fora com eles, ou caluda se querem tomar fresco 
e ver, em as noites de lua, passarem madames, mademoi
selles . . . 

"Apenas sao cinco horas, comegam a encher-se os ban
cos, e comega a grande seca, risos e gritarias, ate que as 
horas chegam de uns procurarem o cha e voltarete, outros 
as dang as e musicas, e finalmente o que Ihes vem as ven-
tas; de xam, entao, os assentos, que substituidos sao ime-
dia+amente por franceses e ingleses, que poderao maldizer, 
porem a ponte os nao entende; e quando escuras as noites, 
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sao OS bancos deparado sitio para certa gent inha de 
t imao" (1 ) . 

Completaram a primeira edigao outro editor al e algu-
mas notas satiricas de menoscabo a poJitica dos "chiman-
gos", uma vez que o jornal t inha orientagao "ca ramuru" . 

Embora nao encontrado nenhum outro exemplar de 
1835, e certo que sairam mais sete edgoes, nas datas a se-
guir: 16 e 21 de junho; 3, 7 e 28 de julho; 4 e 20 de agosto 
(2), todas anunciadas pelo Diario de Pernambuco, a ultima 
das quais nos termos abaixo: 

"Hoje, quinta, que com o favor de Deus se hao de con-
tar 20 do corrente agosto de 1835, saira impreterivelmente a 
bela Ponte da Boa-Vista, c n t a n d o coisinhas de gosto, e por 
isso sai com oito paginas em quarto e nao com quatro, como 
e de costume, sem que com tal aumento haja aHeracao al-
guma no precinho do costume. Inda havera vivente algum 
que se anime a dizer que a Ponte e seus R. R. nao sao ge-
nerosos!! A prova e que uma Ponte, depois de fabricada, por 
muito pequena que seja, importa em um par de contos de 
reis, e a da Boa-Vista, fabricada na rua das Flores, importa 
em 40 reis". 

So reapareceu A Ponte da Boa-Vista, cuja redagao — 
em que se imitava o estilo jocoso do padre Lopes Gama — 
era atribuida a Jose Tomaz Nabuco de Araujo Junior, com 
o n . ° 1, ano II, no dia 11 de abril de 1836, tendo a divisa do 
cabegalho substituida por esta outra: "Quern a seu inimigo 
poupa nas maos Ihe morre" (Ditado Antigo) . 

Passou a circular bissemanalmente, continuando, em 
arligos e notas, a ridicu^arizar os politicos da oposigao, cha-
mados "chimangos", entre os quais se inciuiam os padres 
Joao Barbosa Cordeiro e Lopes Gama, apelidado Padre For-
tuna, aos quais aconselhava, na edigao do dia 13: "Meus 
padres, de.xem-se de politica, cuidem no Breviario". 

(1) Sobre a fungao social desempenhada pela famosa ponte da Boa Vista, que 
liga, atrav^s do rio Capibaribe, as ruas Nova e da Imperatriz, encontra-se exce-
lente artigo de Lopes Gama, n'O Carapuceiro de 27 de maio de 1837. 

(2) Alfredo de Carvalho registara por engano, 9 de agosto como tendo sldo 
a data do "ultimo" niimero do ano. 
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Varios editoriais foram dedicados a defesa do projeto 
governamental de organizagao judiciaria e policial de Per-
nambuco, combatido pelos periodicos Constituigao e Pedro 
2.** e Anti-Progressista e, finalmente, aprovado, porque "a 
digna maioria dos deputados provincials (edigao de 17 de 
abril), tudo desprezando, prefer ram o interesse geral ao de 
meia duzia de cambistas politJcos". Com o primeiro dos re-
feridos jornais, a folha polemizou constantemente, critican-
do a "sucia dos R . R . " (edigao de 24 de abril), entre os quais 
dizia existir "um quadrupede", um "camelo de raga africa-
n a " . . . 

Pouco tempo mais e terminou a existencia d'A Ponte 
da Boa-Vista, cujo ultimo mimero de 1836, o sexto, salu a 
lume no dia 28 de abril (Bib. Pub. E s t . ) . 

JORNAL DE VARIEDADES — Comegou a publicar-
se no d'a 14 de junho de 1835, em pequeno formato, com 
quatro paginas. Impresso na tipografia de M. F . de Faria, 
a rua das Cruzes, D. 5, era vendido ali e noutros pontos da 
cidade, a 60 reis o exemplar, "car mbados, ja se sabe". As-
sinaturas: mensal — §240; trimestral — $640, "pagos no 
recebimento do primeiro mimero". 

A edigao de estreia inseriu: "Prospecto", "Modas", "A 
Sonambula", "Variedades", etc. Prosseguiu, aos domingos, 
obediente a indicagao do titulo, mas so chegou ao n.*' 4, da-
tado de 8 de julho (Cf. Diario de Pernambuco). 

A GUARDA AVANgADA DO NORTE — O n.^ 1 publi-
cou-se a 13 de julho de 1835, em pequeno formato de quatro 
paginas, impresso na oficina grafica de Manuel Marques 
Viana & Cia., a rua Direita, D. 20. Declarou que circularia 
as vezes que o redator determinasse, indicando diversos en-
deregos para assinaturas e vendagem avulsa. 

Apos a divu^gagao, no dia 20, do n.° 2, leu-se nos "Avisos 
Particulares" do Diario de Pernambuco: "O 1.° Comandan-
te FeLciano Joaquim dos Santos dec'ara com alto e bom 
som ao sr. redator d'A Guarda Avangada do Norte que nao 
aceita o conselho que Ihe da de ir para o seu engenho plan
tar canas, porque alnda nao esta enfadado de fazer barreira 
aos anarquistas e perturbadores do sossego publico". 
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"Ffiava-se ao partido Caramuru e era atribuido a Jos§ 
Bernard no de Sena", segundo os "Anais", de Alf. de Car-
va'ho, que tambem indicou como ultimo mimero o 12.o, 
datado de 28 de setembro do mesmo ano . As primeiras edi-
Qoes foram anunciadas atraves do Diario de Pernambuco. 

O TRIUMPHO DA VERDADE — Periodico L'terario, 
Politico e Moral — Surgiu no dia 18 de julho de 1835, con-
forme anuncio inserto no Diario de Pernambuco, no qua! 
dizia: "...distribuir-se-a com o D'ario, a cujos assinantes 
o redator o oferece e pede que assinem a 160 reis mensais, 
que entregarao aos distribuidores, na esperanga de que nao 
deixara de agradar a uma alma justa e nobre O Triumpho 
da Verdade; e achar-se-a a venda nos lugares ind'gitados no 
mesmo periodico. — Joao Batista e Melo, o redator" . Im-
prim'a-se na tipografia de M. M. Viana & Cia., apresenlan-
do sob o titu^o o conceito: "Sempre bons efeitos produz a 
verdade, e nao, como dizem, o odlo, que so e parte da igno-
rancia e da ment i ra" (Do Redator) . 

A 3 de agosto, divulgava o mesmo Diario: "Certo indivi-
duo, desejando indiscretamente espalhar as intempestlvas 
ideias de Republica, que, por ora, nao convem ao Brasil, o 
redator d'O Triumpho da Verdade, em o seu segundo niime-
ro, que se acha a venda na Praga da Independencia n.° 19, 
faz triunfar a verdade a respeito; e por isso e mister que o 
publico sensato o analise, mormente aqueles a quem uma re-
volugao fora de tempo causara grandes prejuizos. Sabado 
saira o terceiro numero, reprovando com plausiveis razoes 
o celibato, no ultimo art igo". 

Outro "anuncio", no d'a 12: "Terga-feira, 9 de agosto, 
saiu o n . ° 4 do Triumpho da Verdade, fazendo, a respeito de 
tudo aquilo de que ele t rata , triunfar a verdade, especial-
mente acerca do celibato; e os imparciais, nao dum espirito 
contraditorio, verao se assim e ou nao" . 

Sem mais "anuncios" no Diario, sabe-se, todavia, a tra
ves dos "Anais", de A. de Carvalho, que o periodico em estu-
do circulou, pelo menos, ate o n . ° 7, de 5 de setembro do 
mesmo ano . 

O REFUBLICANO FEDERATIVO — O primeiro niime-
ro c'rculou a 1.° de agosto de 1835, precedendo-o uma nota 
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no Diario de Pernambuco de 29 de julho, a qual, apos mien-
cionar os locals onde se venderia avulsamente, sallentava: 
"O redator faz ciente ao Respeitavel Publico que a doutrlna 
do seu perlodxo e escrita unicamente para se delucidar a 
verdade e por Isso recomenda ao Povo que obedega aos Ma-
glstrados e estes cumpram seus deveres; pois que o Povo tern 
o dlrelto de petigao e nunca deve se a rmar para mudar a for
m a do Governo, que so ao poder legislativo pertence". 

Seguiu-se a publlcagao. Anunc'ando, pelo Diario de 12 
de setembro, o proximo aparecimento do n . ° 6, sugeriu o 
redator, Joao de Barros Falcao de Albuquerque M a r a n h a o : 
" . . . deve Interessar a todos os partldos politlcos e prlncipal-
mente ao povo Incauto do Brasil, que desconhece o montao 
de cadelas que o partldo aristocrata, sorratelra e perflda-
mente unido com os estrangeiros, forja para manietar seus 
bragos e pernas" . 

Foi possivel manusear o menclonado n . ° 6, que c:rcu-
lou no dla 21 de setembro, com oito paglnas, formato de 
27 X 18, Impresso na oficlna de Manuel M. Vlana & Cla. , 
s i tuada a rua Direita, D. 20. Sobre o titulo via-se uma vl-
nhe ta de brasao de armas, mar e sol, agula e as figuras da 
Republica e da Just iga. Abalxo, com a ass 'na tura CaMas, a 
seguinte estrofe: 

"Que montao de cadelas vejo algadas 
Com o nome brl lhante 

De lels ao bem dos homens consagradas? 
A natureza, simples e constante. 

Com pena de diamante, 
Em breves regras escreveu, no peito 
Dos humanos , as lels que Ihes tern feito". 

A edlcao constou de longos comentarios em torno dos 
temas Politlca e Justiga, Republica e Federagao. 

Depols do n.** 7, nao encontrado, nem algures menclo
nado, so velo a lume o n . ° 8 no dia 10 de margo de 1836. Se-
gundo o respectivo editorial, achava-se O Republicano Fe-
derativo "recolhldo ao sUenclo", voltando para colocar-se, 
como sempre, nas fileiras da liberdade, pugnando pelos "sa-
grados direltos do homem". Outro extenso artigo, Intltula-
do "Pernambuco", dlzia que o estado da provincia era o de 
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quern estava "com padres a cabeceira", criticando acerba-
mente o "governo despotico" do Presidente Francisco de 
Paula Cavalcanti de Albuquerque (Bib. Pub. E s t . ) . 

Nao houve ma ' s indic'os do ressuscitado periodico de 
Barros Vulcao, como era apelidado o redator . 

O CAGALUME — Impresso na tipografia de M. M. 
Viana & Cia. , circulou, pela primeira vez, no dia 8 de agosto 
de 1835, com quatro paginas de pequeno formato. A propo-
sito, anunciou o Diario de Pernambuco: "Um novo periodico 
saiu hoje (sabado) a luz. Mas que periodico! Que t i tulo! 
O Cagalume! Da-se coisa semelhante! De que t r a t a r a este 
periodico? Ora, essa e boa! Comprem e verao o que nunca 
viram, verao o desengano". Seguiu-se a relacao dos locals 
a venda, no Recife e em Ollnda. "Prego — 40 reis, carim-
bados" . 

Outro "aniincio" do Diario, no dia 14, advertiu: "Saibani 
todos quantos este publico instrumento virem que sabado 
(15 do corrente) saira o segundo numero d'O Ca^alume; e 
por ser verdade que e'e contem coisas que hao de divertir, 
mandei publicar pe'a imprensa, para chegar assim ao co-
nhecimento dos fregueses curiosos que devem, com os 40 
reis, concorrer nos lugares ja mencionados no Diario do dia 
8, isto quer chova, quer vente" . . . 

Publicaram-se, apenas, quatro numeros, o ultimo deles 
datado de 29 do mesmo mes, consoante o aniincio do Diario. 

COVA DA ONQA — Saiu a lume no dia 13 de agosto de 
1835, constando do anuncio do Diario de Pernambuco da 
mesma data; "fiste periodico nao e de brincadeira e por esse 
motivo pode sem basofia dizer: — Quando a On?a aparece 
tudo treme! Vende-se, por ora, un camente, na loja do sr . 
Bandeira Junior, rua do Cabuga, a 40 reis cada exemplar, 
cobre marcado" . 

Folha semanal, imprimia-se n a Tipografia Fidedigna, 
de J . Nepomuceno de Melo, a rua das Flores, D . 18, em 
formato de 21 x 15, com quatro paginas . At 'ngiu o n . ° 6 
a 17 de setembro (linico avistado), constituindo-se sua ma
teria de editorial e pequenas notas de critica jocosa aos po-
liticos do part ido "chlmango" (Bib. Pub. E s t . ) . 
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ESCUDO DA MONARCHIA CONSTITUCIONAL — Saiii 
o primeiro numero no dia 20 de agosto de 1835, obedecendo 
ao formato de 29 x 19, com quatro paginas de duas colu-
n a s . Impresso na tipografia de M. M. Viana & Cia.., subs-
crev a-se (lugares indicados) a 520 reis mensais e circula-
ria as quartas-feiras. 

Sobre o titulo via-se uma vinheta de livro, ramos de 
cafe e fumo, espada e fita com as palavras Cddigos Brasilei-
ros. Abaixo, quatro versos de Voltaire, em frances, seq:u dos 
da tradugao em prosa: "fi tempo de salvar a Liberdade, o 
maior bem que possuimos e o mais caro que nos resia . 
Sa'var dum naufragio funesto a este direito, o mais sagrado 
das almas generosas, e a quanto se abalangam os nossos 
ardentes desejos". 

Jornal "caramuru" , batia-se, segundo Alfredo de Carva-
Iho, pe^a regencia da Princesa Januar ia , sendo redigido por 
Jose Bernardino de Sena. 

Publicado regularmente, chegou ao fim com o n . ° 8 
(unico avistado), de 7 de outubro, cuja materia se resumiu 
n u m a Correspondenc'a e numa transcrigao, que focaliza-
vam OS temas enunciados (Bib. Pub . Est . ) . 

O MESQUITA DE CAPOTE — Folha especalizada em 
crit car a po iLica dos "chimangos", viu-se publicada a " 1 . ^ 
Surt ida" a 25 (1) de setembro de 1835, sendo impresso na ti
pografia de M. M. Viana & C'a. Redacao a t r i b u d a a Jose 
Bernardino de Sena. Preco do exemplar — 40 reis. 

Prosseguiu, sendo anunciado, cada vez, pelo Diario de 
Pernambuco. 

Do ul t 'mo numero, ou seja, a " 7 . ^ Surtida", de 3 de 
novembro, resta um exemplar. Contava oito paojinas, forma
to de 21 X 15, ocupadas por um unico arligo redac.onal, todo 
e'e visando aos "chimangos", em linguagem de r-diculo 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

1836 

CONSTITUigAO E PEDRO 2.« — Jornal polit CO, do 

(1) Nao no dia 29, como anotara Alfredo de Carvalho. 
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do mesmo feitio, formato e programa d'O Velho Pernambu-
cano, a que substituiu, publicou-se pela prime-ra vez a 10 
de marco de 1836, para distr 'buicao era tui ta , trazendo sob o 
titulo a'divisa: "Unlao, Paz e Liberdade". A par t i r do segun-
do numero, apos no cabega'.ho mal feita xiiogravura, repre-
sentada por um canhao sobre base de rodas, mais um fuzil, 
tudo encimado por um livro, a Constituigao, e u m a Coroa. 
Impressao a cargo da tipografia de M. Figueiroa de Faria, 
a rua das Cruzes (atual rua Diario de Pernambuco) n.° 3 . 
Propriedade do negociante Lulz Gomes Ferreira. 

O artigo de apresentagao focalizou a situagao mili tar do 
Brasil, onde remanescentes dos Cabanos resiauradores pre-
tendiam implantar a desordem, salientando que os verdadei-
ros p a t r o t a s , que antes "debelaram a demagogia e o abso-
lutismo, assim hoje tambem defenderao o iruno do sr . D. 
Pedro II e o ilustre regente, o eleito da nagao, contra quern 
cidadaos improbos dirigem seus golpes". Findou conjuran-
do o presidente da provincia a reduzir "a nulidade os pianos 
desses inimigos do sossego publico". 

Ainda no primeiro numero, o virulento bissemanario 
anti-regressista in!ciou polemica com O Aristarco, que de-
fendia o exercic o da regencia pela Princesa Januar ia ; no 
segundo, uma "Correspondencia", assinada pelo O Progres-
sista, criticava o Escr.tor do Carapuceiro (padre Lopes 
Gama) , que frequentava as colunas do Diario de Pernambu
co "a fazer choro na toada regresso". Sobrevieram criticas 
a Gm (Jose Bernardo Fernandes Gama) , que escrevia no 
mesmo Diario e era tambem adepto de D. Januar ia , e aos 
"abusos do Exm.° Presidente da Provincia, o sr . Francisco 
de Paula Cavalcanti de Albuquerque". 

Foi, igualmente, atacado, em diferentes edigoes, o pro-
jeto de reforma judiciaria, do deputado Luiz Franc sco de 
Melo Cavalcanti — em tramite na Assemb'eia Provincial, — 
inclusive atraves de artigos firmados com pseudon mos, a 
des*acar O Vigilante, O Adotivo, O Plebeu do Interior e O 
Amigo do Trambolhao. Este ultimo, na ed.gao de 11 de 
abril, diz a, aludindo aos "despotas aristocratas in'migos da 
prosperidade do Brasil", que absolutlstas, colunas, caramu-
rus, cabanos, regressistas ou fidalgos, era "tudo a mesma 
coisa", e que os pobres, ou liberals, deviam guardar-se de u m a 
agressao daqueles. , 
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A edigao de 30 de m a o abr!u com o necrologio do reda-
tor Jose Tavares Gomes da Fonseca (assass nado na ponte 
da Boa Vista, no dia 18), passando a materia, circu'ada de 
tarja, para a segunda pagina, seguida de longos comentarios 
em torno do crime e sc i s possiveis mandantes . Outros edi
torials, depois, sal.entavam que a oposigao feita pelo jornal 
a administragao provincial fora o pivo da vindita dos sateli-
tes de Francisco de Paula . 

Constituigao e Pedro 2.", que ja nao vinha obedecendo a! 
prevista periodicidade, suspendeu sua publ'cagao apos o n.'' 
17, de 6 de junho, para reaparecer no dia 23, impresso na Ti-
pograf a Paraibana, situada na atual cidade de Joao Pessoa. 
E que elementos situacionistas conseguiram "dos donos de ti-
pografias do Recife a proibigao de se imprimir" em alguma 
delas o jornal . 

Entretanto, a 2 de julho saia o n . ° 19 da Tipografia 
Constituc onal do Recife, impresso por Jose Vitorino de 
Abreu. Nessa edicao, em que foram repisados os aconteci-
mentos e a odisseia recentes, um artigo, a s snado por C, reve-
lou ser este um novo redator, em substituigao ao assassinado. 

Na ed!gao seguinte, excepcionalmente de se's paginas, a 
redacao comentou a ati tude do prefelto M. Nascimento da 
C. Monteiro, que chamara a juizo o responsavel por um ar
tigo do n . ° 16 do periodico; mas o juiz, B . J . de Miranda 
Henriques, ju^gou improcedente a deniincia. 

Em nota do n.^ 21, aludiram os RR (1) a aquisigao de 
sua oficina graf.ca, a Constituclonal, concluindo por asseve-
rar que continuar 'a a "fazer ao governo provincial a mais 
energica oposigao, todas as vezes que exorbitasse do circulo" 
que Ihe marcava a lei. 

Apos o desaparecimento d'O Aristarco e a cessagao dos 
artigos de Gm, surgiu um novo combatente ao lado do s^tua-
conismo — o periodico Paquete do Norte, ao qual os RR. re-
bateram, pela primeira vez, na edigao de 12 de agosto, o que 
proporcionou o ensejo de mais arrojados ataques a adminis-
tragao prov-ncial. E intensificou-se a polemica, em longos 

(1) Os redatores eram Antonio Joaqulm de Melo, Fillpe Lopes Neto Junior 
e Agostinho da Sllva Neves. 
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artigos, ate findarem os dias do Constituigao e Pedro 2.°, ja 
reduzido a uma edigao por mes. 

O ultimo mimero foi o 37.*' (2), datado de 25 de fevere'-
ro de 1837, cujo unico artigo, por d e m a s prolixo, ^angava 
"um golpe de vista sobre a administragao a mais travessa e 
arbitraria, a mais apai'xonada e brutal, a mais hipocrita e se-
diciosa que tenha pesado sobre Pernambuco". Assim co-
megou o editorial: "Desceu o sr. Francisco de Paula da Pre-
sidencia e nos tambem vamos depor a pena cansada de tao 
apurada oposigao" (Bib. Pub . E s t . ) . 

O ANTI-REGRESSISTA — Surg u no dia 10 (1) de margo 
de 1836, em pequeno formato de coluna larga, com quatro 
paginas, sendo impresso na tipografia de Manuel Figuelroa 
de Faria. Redator — padre Joao Barbosa Cordeiro. Divisa: 
"La loi est la Justice escrits", de Dev s, com a devida tradu-
gao. Constava do Expediente: "Acha-se a venda nas lojas dos 
srs. Bandeira Junior, na rua do Cabuga; Figueiroa, na Pra-
ga da Independencia; Nuno Guedes, nas Cinco Pontas, e 
na casa do sr. Aleixo, no Aterro da Boa Vista". 

Estampou, no n.° 2, um unico editorial, de combate aos 
politicos regressistas, condenando, sobretudo, o prestigio das 
castas. No n . ° 4, criticou o projeto que anulava os jurados 
e OS juizes de paz, sugerindo, em contraposigao, a criagao de 
duas autor.dades populares e gratuitas: os Tribunais do 
Povo. 

Nao foi alem do n.** 5, que circulou no dia 7 de abril . 
Deixava de prosseguir, como anunciou, na vespera, atraves 
do Diario de Pernambuco, "por ter de retirar-se o seu reda
tor para o Rio de Janeiro, onde talvez continuasse a red^gi-
lo, se ass m fosse preciso (Bib. Piib. E s t . ) . 

O SEMANARIO CIVIL — JornaJ Moral, Politico, Lite-
rario e Noticioso — Teve seu pr meiro numero dado a publi
co a 17 de margo de 1836, conforme anuncio no Diario de 
Pernambuco, no qual se acrescentou: " . . . o redator promete 
todo o esmero na obra. As pessoas que se quiserem assinar 

(2) Nao o 57.o, como reglstou Alfredo de Carvalho. 
(1) Nao no dia 17, como reglstou Alfredo de Carvalho. Alias, a colegao acha-se 

desfalcada do n.° 1. 
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ou comprar avulsos dirijam-se a loja do sr. F gueiroa e a 
loja do sr. Jeronimo Luiz da Costa, rua da Cruz, Recife". 
Impressao da tipografia de M. F . de Faria. Prego do exem
plar — 80 reis. 

Prosseguindo a publicagao, queixava-se o redator da 
"falta de suficientes assinantes", motivo por que nao circu-
lava com regularidade. Inseriu, a proposito, a nota a seguir, 
no orgao Gazeta Universal, de 10 de maio: "Saiu a luz o 
quinto numero do Semanario Civil; deixou de sair a semana 
passada por alguns inconvenientes, saindo dora em diante 
sempre regularmente uma vez por semana, enquanto hou-
verem poucos assinantes. Esta folha vai tornar-se mais inte-
ressante por conter nela noticias de toda a Europa, e todas 
verdadeiras, dos melhores jornais e periodicos dali. Adver-
te-se que os srs. que tem dado mensalmente 640 reis, logo 
que hajam mais assinantes darao por igual espago de tem
po 320, saindo entao duas vezes por semana. Sabado saira 
outra vez para satisfazer a falta que houve". 

Existe comprovante do n.° 8, de 28 de maio, apresenta-
do em formato de 30 x 20, com quatro paginas de duas boas 
colunas, trazendo abaixo do titulo a divisa: "O bom escritor 
e litil, e necessario a sua Nagao; ele mostra o destino das coi-
sas, e deste a razao" (Do Redator). A edigao em aprego, 
afora pequeno Aviso, encheu as paginas de transcrigoes 
(Bib. Pub. Est . ) . 

O orgao "chimango" publicou-se, ao que indica o derra-
deiro anuncio inserto no Diario de Pernambuco, ate o n.** 
9, de 7 de junho, quando divulgou "noticias mais modernas 
de Lisboa". 

O MESQUITA JUNIOR — A "1.=^ remessa" saiu a lume 
no dia 25 de margo de 1836, em formato de 21 x 15, com 
quatro paginas de coluna larga. Sob o titulo, os versos de 
Camoes (canto 5«, Oit. 40.^): 

"Arrepiam-se as carnes e o cabelo 
A mim, e a todos, so de ouvi-lo e ve-lo". 

Composto em tipo corpo 16, negrito, interlinhado, e im-
presso na tipografia de Manuel Marques Viana, a rua Direi-
ta, D. 20, assim apresentou-se o satirico orgao: "Seguindo 
o exemplo de meu ilustre pal, o sr. Mesquita de Capote, de 
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saudosa memoria, eu aparego em campo instruido pelas li-
Qoes do meu abalisado preceptor, nao para entreter os meus 
leitores com a vida privada de alguem, nem tampouco ocupar-
me em solenissimas descomposturas, que tanto arruinaram o 
credito do meu erudito progenitor. O meu Norte e outro: di-
vertir-me com os marrecos-chimangos progressistas e tozar 
de rijo os cataventos politicos". 

Mais adiante: " . . . 0 Mesquita Junior nao recebe assina-
turas e a sua publicagao nao tem dia certo. Os numeros 
acham-se a venda na tipografia em que e impresso, e per um 
precinho que chega a todos; e, em verdade, quem nao dara 
vinte reis carimbados por o filho do finado Mesquita? Pare-
ce-me que ninguem deixara de o fazer. Pois bem: com 
prem-no, e depois, se nao gostarem, tenham paciencia, por-
que muitas coisas ha por ai inuteis, em que se gastam bons 
cobres". 

Circulando ora uma, ora duas vezes por semana (1), 
cumpriu o irrequieto jornal o seu programa de critica chis-
tosa aos politicos do partido "chimango", ou seja, libera s, 
tratando-os por diferentes apelidos, e envolvendo na sua lin-
guagem de ridicule os jornais "caramurus", entre os quais o 
Constitui^ao e Pedro 2.*^, titulo que o tipografo colocava de 
cabega para baixo, no meio da composigao. 

Os dois liltimos numeros, chamados "6.^ remessa" e 
"7.^ remessa", este datado de 5 de maio, tiveram, excepcio-
nalmente, 16 e 12 paginas, sempre usando caracteres fora 
do comum (Bib. Piib. Es t . ) . 

O INDIGENA — Impresso na tipografia de Manuel Mar
ques Viana, a rua Dlreita, D. 20, em formato de 21 x 15, com 
quatro paginas de coluna larga, o n.° 1, vol. I, circulou a 7 
de abril de 1836, trazendo sob o titulo, em latim e portugues, 
a advertencia: "A nossa liberdade, honra e vida estao em 
perigo". 

Publicou-se o jornal visando "ao esclarecimento da ver
dade a cerca da conservagao da seguranga piiblica, da ordem, 
da tranquilidade, da honestidade e da mesma felicidade", 
com a ideia de "procurar o bem e desviar o mal". 

(1) A "3.a remessa" e a "4 .* remessa" (ns. 3 e 4) apareceram datadas, por 
engano, de 7 e 9 de margo, quando, na realldade, clrcularam a 7 e 9 de abrll, 
respectlvamente. 
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Apos a ligeira apresentagao, as tres e meia paginas res-
tantes foram ocupadas por coraentarios redacionais de apoio 
ao "7 de abril", que "selou a nossa emancipacao politica", e 
de condenagao ao projeto da representagao provincial per-
nambucana, que reduzia o jiiri a "uma comissao militar". 

O n.** 2, vol. I, que foi o ultimo, saiu no dia 17, inserin-
do dois editorials: um de ataque a administragao provincial 
de Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque, e o outro 
de critica a atitude politica do padre Lopes Gama, que se 
tornara "regressista", terminando por transcrever descon-
certantes estrofes do famoso poema satirico "A Coluneida", 
do referido jornalista de bat ina. No fim, a observagao "con-
tinuar-se-a com a competente analise". Mas nao continuou 
coisa nenhuma (Bib Pub. Es t . ) . 

O DESPERTADOR DA UNIAO E DA ORDEM — O 
periodico O Aristarco, em sua edigao de 9 de abril de 1836, 
divulgou o seguinte "Prospecto": "Saira ate o meado do mes 
de abril O Despertador da Uniao e da Ordem. Ai pretende 
o seu redator mostrar esplrito de um verdadeiro amigo da 
seguranga e da tranquilidade de seus concidadaos. O temor 
de perder a afeigao de alguma autoridade caprichosa, ou de 
merecer o odio de algum politico incendiario nao tera em 
seu animo o menor dominio. As justas queixas e reclama-
goes do povo brasileiro e respeitosas indicagoes que ao reda
tor parecerem proprias a remediar seus males, farao o prin
cipal objeto desse novo periodico, cujo carater por agora fica 
descrito. Nao se recebem assinaturas para O Despertador: 
seus niimeros se acharao a venda nos lugares e pelo prego 
que serao marcados". 

A folha, impressa na tipografia de Jose Nepomuceno de 
Melo, para vender-se o exemplar a 40 reis, foi publicada no 
dia 18 de abril. Mas nao ficou um so comprovante nas bi-
bliotecas consultadas. Tambem nao passou da edigao de es-
treia, como se pode verificar atraves do seguinte Aviso, in-
serto na Gazeta Universal, de 6 de maio: "O redator d'O Des
pertador da Uniao e da Ordem declara nao continuar mais 
a escrever por motivos que ocorreram depois da publicagao 
do primeiro niimero; e por esta ocasiao se despede dos seus 
leitores". 

O PATUSCO INTERESSANTE — Publicado o primeiro 
niimero a 9 de maio de 1836, foi anunciado, dois dias antes. 
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pela Gazeta Universal, nos seguintes termos: "Vai segun-
da-feira aparecer, dentre as multidoes de homens, um novo 
periodico que se intitula O Patusco Interessante. 6! que 
obra! Isso acredita os amigos do recreio. Que bravos, que 
belos, imensos louvores ja de v6s espera O Patusco, s r s . ! " So 
40 reis, "carimbadinhos". Seguiam-se os pontos onde podia 
ser adquirido pelos leitores. Impressao da Tip. Fidedigna, 
de J . N. de Melo. 

O n . ° 2, que circulou no dia 14, foi igualmente anun-
ciado pelo referido diario, onde se lia: "Saiu o segundo mi-
mero d'O Patusco e o seu redator, sem temor de errar, afir-
ma ser mais jocoso e interessante que o primeiro". 

Ficou ai a publicagao do pequeno jornal de satira e 
humorismo 

A CAIXA DE GUERRA — Jornal de satiras e pretenso 
humorismo, deu a publico sua primeira edigao a 14 de maio 
de 1836, impresso na tipografia de M. M. Viana & Cia., a 
rua Direita, D. 20. Em formato de 27 x 20, com quatro pa-
ginas, foi composto, da primeira a ultima linha, em tipo 
corpo 16, negrito, do mesmo carater do empregado no titulo 
em corpo 20. Marcava o prego de 60 reis por exemplar e 
trazia a d>visa: "Nos chimangos darei grandes arrufos" (Do 
Redator). 

Redigido em linguagem pobre, mas virulenta, dlzla ter 
como objetivo o combate aos chimangos, aos quais chamou 
"corja infame", acrescentando, no segundo numero, que 
pretend'a "fazer uma guerra viva a esses marrecos, cujo 
bando se acha reduzido, hoje, a um pequeno numero". 

Bastante inexpressiva a materia geral da folha, que se 
dizia semanal e vinha repleta de notas curtas cujo chiste 
nao convencia, nem as suas criticas, feitas atraves de apeli-
dos atribuidos aos elementos categorizados da politica dos 
chimangos, assim chamados os elementos liberals. 

Apos ter dado a estampa o n.o 2 a 21 de maio, o 3.°, 
com seis paginas (sempre composto em tipo 16), so saiu a 
8 de junho (Bib. Piib. E s t . ) . 

O n . ° 4 (e ultimo) circulou no dia 12 de julho, confor-
me anuncio publicado no Diario de Pernambuco. 
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O SIMPLICIO MOgo — Circulou "ao amanhecer do dia 
27 de maio" (1836), "no formato do Carapuceiro", trazendo 
abaixo do titulo dois versos que valiam como programa: 

"Costumes, nao pessoas, eu censuro 
No sentido instrutivo, grato e puro". 

Impresso na Tipografia Fidedigna, de J . N. de Melo, 
vendia-se a 40 reis o mimero avulso, em diversos pontos da 
cidade (Cf. o Diario de Pemambuco) . 

Nao passou do primeiro numero o pequeno orgao 
joco-serio. 

O DIABO — Periodico Politico e Joco-Serio — Circulou 
o n . ° 1 a 30 de maio de 1836, em formato de 21 x 15, com 
quatro paginas de coluna larga. Impresso na Tip. de M. M. 
Vlana & Cia., trazia sob o titulo a advertenca: "Eu mostra-
rei que o sou no estilo e obras". 

Seu longo e unico editorial descreveu as andangas dele, 
O Diabo, "por todos os paises da Terra, num pequeno perio-
do de quatro mil anos". Chegado ao Brasil, demorar-se-ia 
algum tempo para dirigir-lhe os partidos, "numa visita de 
inspegao revolucionaria", porque o pais estava em plena des-
moralizagao, devido a politica dos marrecos chimangos. 

Um Aviso, fechando a ultima pagina, a guisa de expe-
diente, dizia: "O Diabo so quer condenados, excomungados, 
amaldigoados, precitos, reprobos, etc . , e isto sao todos os 
marrecos politicos; portanto, todo marreco deve comprar 
O Diabo em sua vida, porque ele nao Ihe faltara a hora da 
morte. Tudo o que for marreco deve ter este Diabo em sua 
casa, para se livrar de o ser. Nao faltam leitores, nem falta
ra materia ao marrequismo. Vale" (Bib. Pub. E s t . ) . 

Sairam mais duas edigoes (referidas nos "Anais", de 
Alfredo de Carvalho), a ultima das quais datada de 17 de 
julho. 

O GAMENHO POLITICO — Periddico Para Entreter — 
Saiu o primeiro numero no dia 10 de junho (1) de 1836, em 

\1) Nao no mes de julho, como estS nos citados "Anais" . 
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formate de 21 x 15, com quatro paginas de duas colunas. 
Lia-se no Expediente: "Publica-se aos domingos, na tipogra-
fia do Diario de Pemambuco, e por este sera anunciado de 
vespera. Vender-se-a avulso, pelos distribuidores do Diario, 
a 40 reis a folha". Trazia, alnda, abaixo do titulo: 

"As pessoas acato, incense o merito; 
Maus principios somente, erros extremes 
O Gamenho censura. . . Celsa nova!" 

(fi da casa). 

"Um gamenho — comegou o "Introite" — e um alma-
naque de novas invengoes e de modas. Perlodico agamenha-
do deve ser um volume de novas praticas". Dai por que e 
seu principal objetivo era o entretenimento. "Entreter e a 
biblia gamenha". E era politico, porque a politica signifi-
cava o primeiro elemento "da gamenhice do seculo XIX". 
Tinha boas intengoes e boas maneiras, sendo "afavel, genio-
so, moralista, teologo, as vezes patriota". 

O segundo editorial criticou a fala do trono, e o tercei-
ro, completando a materia, ocupou-se dos negocios internes 
dos gamenhos (2), eferecende aos leitores o codige da "clas-
se" (Bib. Piib. Es t . ) . 

Nenhuma eutra edigao foi avistada. Circularam, entre-
tanto, ae todo, dez numeros, previamente anunciades pelo 
Diario de Pernambuco, nao com a regularidade prevista. O 
ultimo deles, datado de 29 de agosto do mesmo ano, mere-
ceu, dois dias antes, o seguinte registo: "Segunda-feira sai 
o n.° 10 d'O Gamenho Politico. Dara o motive de seu eclipse 
e contara artiges de interesse vital; nada mais necessarie 
para a meditagao e para e recreio. Se quereis saber come se 
Vive ate os 101 anos de idade, lede O Gamenho". 

(2) "Quern dlz gamenho, diz casquilho. Quern diz casqullho, dlz bom-tom", 
"um bonifrate sem capa e espada". Assim descreveu Estevao Pinto tao curioso 
tlpo (que 80 anos depots se chamaria almofadinha), no artigo da serie 'Tiguras 
do s^cuIo passado", inserto no Jornal do Commercio de 12 de setembro de 1920, 
acrescentando: 

"Para ser gamenho bastava fingir de tislco e vestir calclnhas de arlequim 
Dever ao alfaiate e cortar a jaqueta pelo ultimo modelo de Londres. Comer 
cabegas de carapitanga e fazer que arrotava o presunto do Relno. Acima de tudo, 
Baber ter seu namoro de emperrado". 
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PAQUETE DO NORTE — Estreado em julho de 1836, 
circulou o n . ° 2 no dia 27, apresentando-se em bom forma-
to de 42 X 30, com quatro paginas a tres colunas de 16 ci-
ceros. Separando o titulo, via-se uma vinheta de navio ve-
leiro cortando as aguas. Abaixo, de um lado, com a assina-
tura Degerando, a divisa: "Heureux qui saurait comprendre 
comment on peut etre libre en obeissant, et servir en 
commandant". Do outro lado, o Expediente: "Subscreve-se 
para esta folha mensalmente a duas patacas em prata, 
pagas adiantadas ao cobrador, na rua do Cabuga, loja do 
sr. Bandeira, e nesta tipografia, rua das Flores, D. 18, onde 
se recebem Correspondencias legaUzadas e anuncios, inse-
rindo-se estes gratis sendo dos proprios assinantes e vindo 
assinados". Uma faixa- sob o cabegalho- fornecia informa-
goes uteis, a saber: Dias da Semana — Cambios — Partida 
dos Correios. 

Sua materia constou de editorial, ocupando mais de 
uma pagina, a respeito do Poder de Jurisdigao e Honra re-
conhecido no Papa; resumo de sessoes da Camara Geral; 
atos do governo provincial; noticiario do Tribunal da Rela-
gao; "Partes da Policia" e anuncios de poucas linhas (Bib. 
Piib. Est . ) . 

Sem que restem, nas bibliotecas, comprovantes em se-
guimento, teria o Faquete do Norte circulado ate dezembro, 
reaparecendo a 15 de margo do ano seguinte. Mas foi pos-
sivel encontrar os tres derradeiros exemplares desse rare 
especime da imprensa periodica: ns. 15, 16 e 17, de 24 de ju-
nho e de 1 e 17 de julho de 1837, respectivamente, dois na 
Biblioteca Publica do Estado e o terceiro na Biblioteca Na-
cional. Reduzira-se-lhe o formato para 30 x 21, a duas_ co
lunas de 16 ciceros. Inseriam longos artigos e transcrigoes. 
No n.^ 17 teceu comentar.os desfavoraveis ao Regente do 
Imperio. Ainda impresso na Tipografia Fidedigna, de J . N. 
de Melo, sendo desconhecido, como era comum, o corpo re-
dacional. 

1837 

O CONSEQUENTE — Jornal Politico — Iniciou sua pu-
blicagao a 25 de margo de 1837, no formato de 27 x 18, com 
quatro paginas de duas colunas, sendo impresso na Tip. 
Fidedigna, de J . N. de Melo, a rua das Flores, D. 18. Sob o ti-
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tulo figurava a sentenga de Lamennais: "Se nao estais re-
solutos a combater sem interrupgao, a tudo sofrer sem ce-
der, a nao cansar jamais, a nao afrouxar nunca, guardai vos-
sos ferros e renunciai uma liberdade de que nao sois dignos". 
Circulagao semanal, as sextas-feiras, assinava-se a 240 reis 
mensais, custando o exemplar 60 reis. 

Segundo o editorial de abertura, o estado deploravel da 
Nagao, sob o governo do regente padre Diogo Antonio Feijo, 
impos a necessidade de criar-se um jornal de oposigao, para 
evitar que o pais fosse levado ao abismo. Quanto a politica 
local, uma vez nomeado Vicente Tomaz Pires de Figueiredo 
Camargo presidente da Provincia, ficava o jornal em expec-
tativa. Toda a edigao obedeceu ao piano de critica sistema-
tica a administragao federal. 

No n . ° 7, de 19 de maio, reduzido um pouco o formato, 
continuava a campanha contra Feijo e seu Ministerio (Bib. 
Pub. Est.) (1) 

O ultimo niimero, segundo o registo de Alfredo de Car-
valho, nos "Anais", foi o 8.°, publicado a 26 de maio. 

O ECHO DA RELIGIAO E DO IMPERIO — Entrou em 
circulagao a 26 de maio de 1837, obedecendo ao formato de 
21 X 15, com oito paginas de coluna larga. Impressao da 
oficina grafca de Manuel Marques Viana, a rua da Penha, 
D. 23. Sob 0 titulo, em franees e portugues, o seguinte 
pensamento de Bonnevie: "Nos ensinamos que, em vez de 
introduzir a Impiedade na Lei, e preciso que a Lei seja fun-
dada na Religiao; que, em vez de tirar as paixoes a cadeia 
unica que as comprime, e preciso reforga-la". 

A primeira edigao vendeu-se a 80 reis o exemplar, pre-
valecendo, a partir da segunda, o Aviso: "Com este numero 
principia a assinatura do mes de junho. O prego da assina-
tura e 320 reis mensais por quatro folhas de oito paginas. 
Prego das folhas avulsas — 120 reis. O cobrador e Francisco 
Antonio dos Santos, que tambem o e do Diario de Pemam-
buco; a ele poderao os srs. assinantes satisfazer sua assina
tura" . 

(1) So OS ns. 1 e 7 foram manuseados, linlcos exlstentes. 
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O editorial de apresentagao tragou um quadro geral do 
Universe, atribuindo-lhe as "maiores calamidades" e acen-
tuando: "Des que os homens puseram em colegao os fatos 
publicos e chamaram historia a esse complexo de sucessos 
extraordinarios de todas as geragoes antigas e modernas, 
nao apareceu um periodo tao terrivelmente doloroso, para a 
humanidade, como o do comego da revolugao francesa ate 
agora". 

Citou, o articulista, uma sucessao de atrocidades, que 
faziam estremecer o pensamento do filosofo verdadeira-
mente cristao", afirmando que tudo decorria da impiedade. 
"Nao ha no globo um so ponto que nao seja empestado 
pelo bafo da irreligiao". Apos aludir a responsabilidade do 
Imperio e das autoridades religiosas, concluiu: "Trazer tais 
raciocinios ao prelo e dar a razao do nosso periodico. De-
sejamos que as nossas instituigoes medrem a sombra da re-
ligiao de nossos pais. Nossa pena Ihe consagrara um jornal 
que exprima os sentimentos elevados do homem catolico e 
Ihe renda a homenagem pura que, sem esforgo, nos sai do 
coragao". 

"Polemicas tediosas, censuras acres, satiras virulentas, 
ca^.unias sanguinarias, libelos famosos, teorias absurdas, 
produgoes chocarreiras e frivolas, um tanto de ridiculo, 
pouco de solido, bem pouco de litil, muito de estravagante e 
quase nada de religiao, eis aqui a infatigavel e emperrada 
tarefa da imprensa periodica no Brasil!!! Demos aos tipos 
um emprego mais nobre: O Echo da Religiao e do Imperio". 

O periodico era redigido, principalmente, por Joao Ba
tista de Sa, com valiosa cooperacao do padre Francisco Fer-
reira Barreto. Seguiu existencia normal, nao Ihe faltando 
transcrigoes e longas noticias do Exterior, a par dos comen-
tarios redacionais. No seu n . ° 4, atacava a instituigao do 
Jiiri. A proposito do novo Gabinete Ministerial, avangou' 
"Nao e, entre nos, mais do que o comparecimento de novos 
autores no mesmo drama politico". 

Desde o n . ° 7, de 7 de julho, O Echo passou a ser im-
presso na tipografia de Santos & Companhia, a rua da Cruz 
(atual do Bom Jesus), D. 36. O primeiro editorial da referi-
da edigao, intitulado "Ja nao pode haver boa fe", falava de 
"revolugoes, crimes, mortes", acentuando: "Ora, se a Nagao 
brasileira dorme, se ela se abandonou, cansada, as intrigas 
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e ao predominio dum partido que a devora, que a ilude, que 
a desmoraliza, cumpre que ela acorde e que acorde ao es-
trondo d'O Echo da Religiao e do Imperio". 

Mais adiante: "Os beneficios da regeneragao tem sido 
promessas e a locupletagao de alguns intriguistas, de alguns 
traidores. A Nagao tem visto, depois da regeneragao nomi
nal de 7 de abril, multiplicarem-se os erros, requintar-se a 
perversidade, o descredito do Brasil, a instabilidade em todos 
OS negocios, comprometimentos e, ate, mesmo, ridicularias. 
E deve a Nagao, quando entrar em si, amar uma tal rege-
neragao, acreditar mais em semelhantes regeneradores?" 

Atacando gabinetes ministeriais, elogiando D. Carlos 
de Portugal, defendendo a religiao catolica e criticando os 
"profanadores da cruz", o semanario veio a divulgar tam-
bem sonetos do Vigario Barreto, inspirados no decurso de 
sua grave enfermidade, nas edigoes de 28 de julho e 18 de 
agosto. Ocorriam, ainda, "Maximas e Pensamentos", "Mis-
celanea", "Variedades" e "Recreagao". 

Justificando sua atitude, ao "consagrar alguns de seus 
numeros a objetos puramente politicos", escreveu o redator, 
num artigo de quatro paginas, a 23 de setembro, entre ou-
tros conceitos: "O Echo nao e o apologista nem da Camara 
Temporaria, nem da oposigao, nem em geral de nenhum dos 
tais Poderes delegados, porque so ve, nesta brilhante gerin-
gonga, a armadilha dos ca^adores de Estado: mas cumpre, 
em desempenho dos deveres socials, concorrer para harmo-
nizar esses Poderes e sustentar a ordem independente das 
opinioes". 

Exultou e congratulou-se, na edigao de 20 de outubro, 
"com seus leitores e benevolos assinantes, pela caida do 
ex-regente, o sr. Diogo Antonio Feijo", vendo "nesse memo-
ravel fa to politico o triunfo, nao dum partido, mas o triun-
fo dos principles, o triunfo da Religiao e da Monarquia, 
contra a demagogia e a heresia". 

Mais alguns numeros, e a folha saudava o inicio (a 2 
de dezembro de 1837) da administragao provincial de 
Francisco do Rego Barros (depois Barao e Conde da Boa 
Vista), frisando: " . . . n o s confiamos em sua ilustragao, em 
sua energia, que conseguira navegar com seguranga e con-
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duzir a salvamento a nau provincial, que Ihe foi confiada 
em reconhecimento de seus talentos, ao porto da fraterni-
zagao brasileira". 

O periodico despediu-se do "funesto ano de 1837" atra-
ves da edigao de 22 de dezembro (1), para voltar, com on.** 
32, a 5 de Janeiro de 1838, prosseguindo, sobretudo, na cam-
panha contra os adeptos da Republica. 

Sem' nenhuma interrupgao, comemorou, ao publicar o 
n.** 52, a 25 de maio, um ano de at'vidades na arena da im-
prensa, escrevendo o redator a proposito: "Amanha, que se 
contam 26 dias do mes de maio, completa O Echo da Reli-
giao e do Imperio o seu primeiro aniversario! Vencidas as 
primeiras dificuldades de uma redagao isolada, sobrepujan-
do OS comprometimentos de uma oposigao politica e filoso-
fica, suplantando com vigor o primeiro ensaio de polemica 
com a coorte rusgueira de Pernambuco, O Echo apareceu, 
existe e progride!!! Leitores, nao ha nada insuperavel a 
constancia e amor da Patria! Devotado sempre ao repouso 
dos povos, O Echo so deixara de existir se os elementos des-
se repouso, a Religiao, a estabilidade do Trono, a integri-
dade do Imperio forem depreciados do bom povo pernam-
bucano; mas, como seja isso um impossivel moral, nos con-
tinuaremos, com a publicagao do Echo, a dar um nobre em-
prego aos tipos, semeando os ditames importantes da Reli
giao e OS desenganos nao menos preciosos da politica". Con-
cluiu com a apostrofe: "Monarquize-se o Brasil!". 

Num artigo que ocupou todo o n.^ 59, de 13 de julho, de-
vidamente assinado, o redator Joao Batista de Sa defendeu-
se da denuncia do promotor Jose Tomaz Nabuco de Araujo 
Junior contra o n.** 54, do seu jornal, "por abuso de expri-
mir o pensamento que se dizia conter o artigo que tem por 
tema: Liberdade — governo livre e peta, e uma grande 
peta". Na edigao seguinte, porem, publicava-se ja a senten-
ga do juiz Manuel Mendes da Cunha e Azevedo, que consi-
derou improcedente a denuncia. 

(1) — Na mencionada data, na segao "Publicacao Literaria", O Echo deu 
noticia de haver circulado uma brochura sob o titulo "Dissertacao historica, e 
critica, a cerca do use das mortalhas", comentando: "Nela se demonstra, com 
evidencia, que um tal uso tem sido, constantemente, observado desde tempo 
Imemorial e se conclui que de nenhuma maneira convem que seja a l terado". 
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A part ir do n . ' ' 68, de 14 de setembro, passou O Echo a 
ser impresso na Tipografia Fidedigna, de Jose Nepomuceno 
de Melo, si tuada na esquina da Travessa do Rosario para o 
Queimado (atual rua Duque de Caxias), 3 .° a n d a r . Nesse 
mes, repeliu ataques d'O Argos Olindense, que o chamara 
"Coluna do Trono e do Altar". Na edi^ao do dia 21, estam-
pou soneto de J . B . de Sa . 

Despedindo-se, a 24 de dezembro do ano de 1838, que, 
"como OS antecedentes, nao trouxe ao Brasil nem aperfeigoa-
mentos nem paz", o periodico divulgou seu n.** 83 a 5 de 
Janeiro de 1839, reafirmando a conduta que adotara, tendo 
como bandeira a Monarquia e o Catolicismo, para frisar a 
certa al tura: "Ministros do Brasil, salvai vossa Patr ia , salvai 
o Trono e, com ele, as instituigoes que Ihe sao compativeis". 

Nos numeros a seguir, comentou, paralelamente a par te 
politica, o progresso trazido ao Recife mediante o encana-
mento das aguas do Beberibe, a instalagao de treze chafari-
zes e a inauguragao do Colegio Pernambucano, pelo profes
sor Jose Soares de Azevedo. Outros temas focalizados: o novo 
Ministerio, a irreligiao, a pena de morte, as predicas qua-
resmais, necessidade da reforma do Clero provincial, mais 
noticias do exterior e variedades, entre estas a transcrigao 
do drama historico "Memorias do Diabo", de Frederico 
Soulie, nos n s . 85 a 92, seguindo-se-lhe "O quarto da ami-
ga", materia que morreu na segunda insergao, com um 
"continua", porque o periodico foi suspenso apos a edigao 
de 22 de margo de 1839 (2) . 

(2) Pouco antes de findar sua prlmelra fase, a edlgao d'O Echo, de 22 de fe-
vereiro de 1839, inseriu a nota a seguir: "J . N. de Melo, proprietario da tipo
grafia abaixo declarada, vendo-se com sua saude bastante arrulnada, e segulndo 
o parecer que ha muito alguns de seus amigos Ihe tern dado, tern tornado a re-
solugao de vender dita tipografia, para asslm poder cuidar de seu tratamento 
dentro e fora da provincia. O mesmo anunciante faz certo a quern a possa pre
tender comprar, que ela conta em si dois excelentes prelos de ferro, bastante 
maneiros e prontos a todo o trabalho, e bem assim trinta pares de caixetas chelas 
de dlferentes caracteres de letras. Inclusive o 12, 11, 10 e 8 redondo com seus res-
pectivos grifos, o 16 manuscrito, o gotlco alemao, dlferentes e elegantes bastar-
dos, lindas vinhetas ou tarjas, componedores e demais utencls proprios duma ti
pografia. Pode bem, e com fartura, dar diarlamente seis jornals em papel regu
lar, sem que sofra a menor falta de tipos; enflm, com a vista melhor se conho-
cerd do seu merecimento. Os pretendentes dirljam-se ao segundo andar dos 
quatro cantos da rua do Queimado, D. 9, para tratarem do ajuste, o qual sera 
vantajoso ao comprador". 
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Mais de um ano decorrido, reapareceu O Echo da Reli-
giao e do Imperio (n . ° 95) a 21 de agosto de 1840, manten-
do o anterior programa, com apenas quatro paginas, mas 
em formato maior, de 30 x 20, a duas colunas de 16 ciceros. 
E mudou-se o trabalho material para a Tipografia Impar-
cial, de Luiz Inacio Ribeiro Roma, localizada a rua da 
Praia, sobrado, D. 11 (3) . 

No "Proemio", frisou o redator, ao indicar a tarefa do 
semanario, em seu ressurgimento: "Depois de nove anos 
deste terrivel manejo do jacobinismo, o Brasil reclama novos 
esforgos de lealdade". 

Continuada a publicagao, ocorreram comentarios di-
versos em torno da situagao politica, apoiando, inclusive, a 
efetivagao da maioridade de d. Pedro II, nao so em prosa, 
mas em poesias sem assinatura ou raramente assinadas por 
J . B . S . , iniciais do redator, alem de transcrigoes, folhetim, 
Comunicados e Correspondencias com diferentes pseudoni-
mos, de vez em quando polemizando com o Diario de Per-
nambuco. A edigao de 18 de setembro divulgou dois topicos, 
um d'O Carapuceiro e outro d'O Carapuceiro na Corte, se-
gundo OS quais o padre-mestre Lopes Gama, em 1832, 
pugnava pela Repiiblica e, em 1840, se tornara adepto da 
Monarquia Constitucional. O famoso jornalista, ja sem 
batina e entao no Rio de Janeiro, como deputado por Per-
nambuco, continuou servindo de assunto a redagao do 
orgao, que atingiu o fim do ano com o n.° 113, de 25 de 
dezembro. 

Prosseguiu a 8 de Janeiro de 1841, sem mais alteragoes 
por todo o mencionado ano, a nao ser, no nono mes, a e\e-
vagao do prego da mensalidade para 400 reis. 

Atingido 1842, ja no n . ° 170, de 4 de margo, anunciou 
a venda de livros na Tipografia Imparcial, acrescentando: 
"Declara-se que de hoje avante nesta folha se acharao os 
amincios pertencentes a este novo estabelecimento, o qual 
se espera achar sortido de tudo o mais necessario em breve 

(3) A Tipografia Imparcial dlspunha do segulnte material: tres prelos, 80 
pares de calxetas, 37 estantes para as mesmas, 46 gal6s, 13 componedores, 58 
caixas de tlpos de composlgao e ornamento, duas calxas de emblemas e dlversos 
utensilios dos prelos. 
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tempo. Tambem se le gratis, no mesmo escritorio, o Jornal 
do Commercio, do Rio de Janeiro, o Periodico dos Pobres, do 
Porto, e assim outros jornais nacionais e estrangeiros que ja 
se mandaram assinar". 

Chegou ao fim a existencia d'O Echo da ReUgiao e do 
Imperio com o n.'^ 190, datado de 29 de julho de 1842, quan-
do noticiou que, a partir de 1.° de agosto, seria substituido 
pelo Diario Novo (4), cujo "Prospecto" de apresentagao Ihe 
tomou a primeira pagina, seguindo-se uma nota de despe-
dida "aos srs . assinantes" (Bib. Pub. E s t . ) . 

RELATOR DE NOVELLAS — Publicagao destinada "ao 
entretenimento de todas aquelas pessoas apaixonadas por 
ler novelas, com especialidade o belo sexo, de quern espera-
va toda a protegao", surgiu no dia 29 (1) de junho de 1837, 
em pequeno formato. Impressao da Tipografia Fidedigna, 
de J . N. de Melo. Prego do exemplar — 80 reis. 

Precedeu a edigao de estreia, a guisa de chamariz aos 
leitores, o seguinte Aviso, no Diario de Pemambuco de 22 
de junho: Sera distribuido gratis este primeiro numero as 
pessoas que ja tem assinado e as que de hoje em diante as-
sinarem ate o dia antecedente ao do seu aparecimento, 
continuando-se a receber assinaturas a 40 reis mensais". 

Circulando bissemanalmente, o Relator de Novellas 
atingiu o n . ° 5 a 13 de julho, ultimo anunciado pelo Diario. 

1839 

KALENDARIO ECLESIASTICO E CIVIL (1 A) — Para 
as Provincias de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Nor
te, Ceara e Alagoas — Ano de 1839 — Edigao de 152 pagi-
nas, foi "ordenada" por P . F . R . M . , no formato de 17 x 13 
e impressa na Tipografia de Santos & Companhia. 

(4) A bibliografia do Diario Novo e sU Inclulda no Vol. 11: 'TJUrios do Re
cife — 1829/1900". 

(1) Nao no dia 26, como estS nos "Ana l s " . 

(1 A) Nao regis tado por Alfredo de Carvalho, na obra c i tada . 
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Alem do Calendario, apresentou uma "Noticia histori-
ca, politica, civil e na tura l do Imperio do Brasil"; efemeri-
des internacionais e ligeira descrigao das provincias men-
cionadas sob o titulo (Bib. Piib. E s t . ) . 

1840 

FOLHINHA D'ALGIBEIRA OU DIARIO CIVIL E ECLE-
SIASTICO (1) — Para as Provincias de Pernambuco, Pa-
raiba, Rio Grande do Norte, Ceara e Alagoas — Iniciada, ao 
que tudo indica, em 1840, foi primeiro volume avistado o de 
1841, com 132 paginas, em formato de 12 x 8. Impresso na 
tipografia de Manuel Figueiroa de Faria (2), vendia-se na 
loja de livros do mesmo, que era o proprietario, situada na 
Praga da Independencia n s . 6 e 8. 

Apresentou a seguinte materia: Resumo de Cronologia; 
Calendario, com todos os dados astrais; "Noticia dos prin
cipals Estados da America e Europa, capitals e chefes que a 
governam"; informagoes gerais sobre os poderes Executivo, 
Legislative e Judiciario, Comercio, Industria, Repartigoes 
Publicas, Clero, Forga Militar, etc. 

Prosseguiu, cada ano, ora FoJhinha de Algibeira ora 
. . .de Almanack, prevalecendo, por fim, a ultima denomina-
gao, com as demais palavras do t i tulo. Na edigao de 1843, 
reduziu-se o ja diminuto formato para 10 x 8 1/2, aumen-
tando para 192 a quantidade de paginas. A materia acres-
centou-se uma relagao de "monarcas e chefes de republicas 
da Europa e da America". Ao atingir 1849, voltou ao forma
to primitivo, apresentando 250 paginas. Na edigao de 1851, 
so com 160 paginas, ocupou um tergo delas a variedade in-
t i tulada "Colegao de sinas e jogos extraidos de diversos au-
tores", assim dividida: "Espelhos dos homens", em versos, e 
"Jogos de prendas" . 

Melhorando o sempre variado servigo de informagoes 
liteis, aumentou, apos, consideravelmente, a soma de pagi
nas, aparecendo com o total de 464 a edigao de 1856 e com 

(1) Nao reglstado nos "Anais". 
(2) A Tipografia de Plnhelro & Faria, trazida, em 1833, de Olinda, foi Incor-

porada, a 25 de junho de 1836, h do Diario de Pernambuco, sob propriedade linica 
de Manuel Figueiroa de Faria. 
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440 a de 1857. Inseria, sem intermitencia, a cronologia da 
"Augustissima Casa Imperial do Brasil" e, numa das edi-
goes, leu-se "Breve noticia dos efeitos da excomunhao". In-
dicava, geralmente, tudo a respeito de impostos provincials 
e municipals; divisao de Pernambuco em distritos eleito-
rais; aferigoes de pesos e medidas; noticias de origem astro-
nomica e nomenclatura, nao so das repartigoes publicas e 
respectivos funcionarios, mas de toda a industria e comercio 
do Recife, sem faltar a mais escondida taberna nem o mais 
modesto sapateiro, alem de informagoes do Interior e das 
provincias vizinhas. 

Na edigao de 1859, a materia vinha precedida dum "Re-
sumo historico do Kalendario" (3) . A partir de 1861, cres-
ceu o formato para 14 1/2 x 10 1/2. Sem incluir anuncios, 
so veio a faze-lo a comegar de 1864: 16 paginas, em papel 
de cor, depois de toda a materia. 

Ocorreu em 1866 (4) a ultima edigao. A Folhinha de Al
manack, que se vinha apresentando em grosso volume, 
trouxe, apenas, 80 paginas, inserindo, exclusivamente, a 
parte de Calendario e, no fim, pela primeira vez, algumas 
paginas de Curiosidades. 

O prego do exemplar, que era de 500 reis, passou, nos 

(3) "Kalendario (Kalendarlum) 6 a palavra derivada de Kalendas, que, entre 
OS Romanes, slgnlficava o prlmeiro dla de cada mgs. Depois, estendeu-se a sua 
slgnlflcagao ao que nos chamamos Almanack, que contlnha a ordem dos dlas, se-
manas, meses, e das festas que aconteciam no ano de que se tratava. 

Os gregos tamb^m fazlani uso dos Almanacks, onde Incluiam as quatro esta-
goes a respeito das lunagoes e mutagoes de tempo, come chuvas, ventos, trovoa-
das, etc. Portanto, eram astronomos que compunham os KalendSrlos e os Al
manacks". 

"Entre nos a palavra Kalendario significa a distribulgao do tempo, que os 
homens tem acomodado a seus usos, segundo os deveres do culto religloso, do 
trabalho manual, dos ajuntamentos e objetos civis, das festas, das assembleias, etc. 

Distinguem-se duas divisoes do Kalendario em dlferentes nagoes, a saber: o 
Jullano e o Gregoriano". , 

"O segundo Kalendario, que e o de que fazemos uso, chama-se Gregoriano. 
Foi o papa Gregorio XIII que, no ano de 1582, o mandou reformar". 

"O conhecimento dos principals artigos de cada Kalendario e necessSrio para 
as pessoas que quiserem ter id^ias precisas sobre a cronologia e historia antiga, 
cujos fundamentos repousam nos movimentos do Sol e da Lua, que tem servido 
para contar os tempos, comparS-los entre si e com os diversos aconteclmentos". 

(4) Fol o ano em que faleceu, a 1 de agosto, o editor da Folhinha, Manuel 
Flgueiroa de Farla, igualmente diretor do Diario de Pernambuco. 
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ultimos anos, para 1$000. Nao mudou jamais de tipografia 
nem de posto de venda avulsa, nem de proprietario. A co-
legao manuseada consta de 19 volumes encadernados, cor-
respondentes aos anos de 1841, 43, 46 a 52, 54 a 60, 63, 64 
e 66 (Bib. Pub. Es t . ) . 

1841 

A FORQUILHA — Folha Joco-Seria — Iniciou sua atua-
gao na imprensa a 2 de outubro de 1841, em formato de 31 x 
23, com quatro pag!nas a duas colunas de 18 ciceros. O ca-
bega'ho constou de um deseriho gravado em madeira, repre-
sentando dois individuos basbaques diante dum tronco de 
arvore feito forquilha, a que se entrelagava uma faixa, nela 
gravado o titulo do jornal . Abaixo, com a assinatura Do Re-
dator, a quadra: 

"Espanta, mas nao doesta 
Esta inocente Forquilha; 
fi patusca, e brincalliona, 
Mas util; que maravi lha!" 

Impressa na tipografia do Diario de Pernambuco, o edi
torial de apresentagao ocupou a ed'gao inteira, descrevendo, 
longamente, o individuo "descarado" e, depois, o sign^ficado 
da palavra Forquilha, "a prlmeira lei do mundo politico", 
para acrescentar: 

"Ha duas especies de forquilhas. Ha forquilhas de duas 
pontas e outras de t res . Estas de tres pontas sao as forqui
lhas polit.cas, sao as mais perigosas. £; raridade quando se 
escapa destas forquilhas; porque duas pontas prendem o pa-
ciente, ou padecente, e a outra enfia-se pela gue.a, e . . . 
adeus, minhas encomendas". 

A proposito da personalidade de Henrique Pere'ra de 
Lucena e da Presidencia da Provincia, declarou o imenso 
artigo "de fundo": "A mac que rascunha estas gracosida-
des entregar-se-ia livremente ao algoz, para ser decepada, 
se uma so letra escrevesse contra esse brasile'ro probo e 
constitucional, que tantos bens tem feito a sua patria e ao 
Brasil, que tem sabido ser o querido dos virtuosos e o escan-
dalo dos ma^vados. Tambem nao contra a Presidencia. E ja 
a concluir: " . . .sejais grandes ou pequenos, ricos ou pobres, 
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feios ou bonitos, homens ou mulheres, nao tenhais medo de 
ler A Forquilha; suas frases nao ofenderao a n inguem em 
par t icular" . 

O n . ° 2 ainda versou sobre o tema do titulo, terminan-
do com o "Post-scriptum": 

"A ForquUha admite alguns enxertos; mas que sejam 
enxertos da mesma natureza . Fa'emos sem alegoria: A For
quilha admite Correspondencias, mas que tenham por fim o 
util e o deleitavel; porem nunca personalidades; deixemos 
este metodo estrondoso e que molesta os ouvidos para essas 
folhas de bronze que, semelhantes as tubas e aos clarins, 
fazem eco que doesta. Recebem-se assinaturas para a me
moranda Forquilha, devendo ser dirigidos a esta tipografia 
do Diario os nomes dos que quiserem ser assinantes. E 
quem, pelo diminuto prego de 960 reis, pagos por quartel 
ad;antado, nao querera ficar a coberto de todas as Forqui-
Ihas que, neste mundo terrestre, costumam os homens pre-
gar uns aos outros? Assim como a arte de furtar ensina aos 
homens o modo por que se hao de livrar dos furtos; assim 
A Forquilha, ens:nara a evitarem-se as forquilhas pub^icas 
e part-culares. Serao distribuidas quando houver sufic'en-
te numero de assinantes e vende-se avulso na Praga da Tn-
dependencia n s . 37 e 38, e nesta tipografia, pelo prego de 
100 reis". 

Sem demonstrar, a principio, tendencias politico-parti-
darias, a folha ocupou-se de assuntos gerais, com verve e 
humor, enforquilhando a torto e a direito. Seu n . ° 7, porem, 
foi ded'cado a combater as ideias separatistas e a defender 
a personalidade do Barao da Boa Vista. Nos seguintes, que 
foram, apenas, mais dois, A Forquilha enlrou de rijo contra 
o Correio do Norte, de Borges da Fonseca, atribuindo-lhe pro
paganda separatista. 

O orgao joco-serio encerrou sua exstencia com o n . ° 9, 
de 30 de novembro (1) (Bib. Pub. E s t . ) . 

(1) Sob o titulo "Necrologia", escreveu o Correio do Norte de 11/12/1841 
"Nasceu, e morreu, no melo dos assobios e apupadas da molecada. Quern? Pois 
quern! A Ilm.^ sra. d. Forquilha. Tal fol o resultado do pouco cuidado do des-
denhoso pai, que, pretendendo livrS-la das Formlgas, que logo a acometeram, a 
embrulhou tanto, em algodao, que a sufocou; pobre crianga!! a terra te seja 
leve". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 163 

A ORDEM — orgao de ideias conservadoras, iniciou 
sua existencia a 15 de outubro de 1841, em formato de 22 x 
15, com quatro paginas, impresso na tipografia do D^ario 
de Pernambuco. Constava do Expediente: "Publica-se aos 
sabados e subscreve-se a 1$000 per tres meses, pagos adian-
tados, na Praca da Independencia, loja de Livros, 37 e 38, 
onde vendem-se os numeros avulsos a 80 reis". Sob o titulo: 
"Viva o Imperador! Viva o Brasil!". Redagao atrlbuida a 
Jose Tomaz Nabuco de Araujo Junior . 

Todo o numero de estreia foi ocupado com o editorial de 
apresentagao, chamado "Prospecto", de composigao em tipo 
corpo 12. Visava "propugnar pelo Trono, pela Constituigao 
e pelas leis". Dentro desse programa censuraria "as aberra-
Qoes do poder" e defende-lo-ia "quando injustamente acome-
tido". Outro objetivo era a defesa da preterita administra-
gao do Barao da Boa Vista (Francisco do Rego Barros), 
cujos "sexvigos relevantes", por ele prestados a Provincia, 
responder.am pelo seu nome. 

No n.° 2, A Ordem aumentou o formato para 31 x 22, 
de duas boas colunas, assim continuando. Ocupou-se, qua-
se so, do "requerimento desaforado" no qual Felix Peixoto 
de Brito e Me]o se dirigiu a S . M . I . , pedindo, como recom-
pensa de servigos prestados, a comenda de Oficial do 
Cruzeiro. 

Denunciou, na edigao seguinte, a instalagao, na rua do 
Hospiclo, de uma sociedade secreta, sob a pres dencia do 
mesmo Felix Peixoto, destinada a "dividir o Imperio do Bra
sil em dois": o do Sul e o do Norte, "competindo o cetro do 
segundo a serenissima Pr ncesa Imperial D. Januar ia" . 
Chamou a atengao do Presidente da Provincia, Manuel de 
Sousa Teixeira, contra os conspiradores. E concluiu: 

"Pernambucanos, alerta! vede que abismo se vos pre-
para: aos ap'ausos da maioridade do Sr. D. Pedro II ja 
sucede, no curto espago de um ano, o grito de separagao do 
Imperio; vira a par o grlto de Republica, e logo soara o 
canhao estrangeiro que nos surpreendera divididos e sem 
forga; repeli essas inovacoes, votai a execragao e a infamia 
OS inim;gos do Sr. D. Pedro I I " . 

Comentava o semanario, de ed'gao em edigao, os acon-
tecimentos da politica municipal e provincial, mantendo-se 
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reservado quanto a administragao do Presldente Sousa Tei-
xeira. E entabolou polemica com O Echo da Religiao e do 
Imperio, a que cognominou "O Echo do Palacio". 

Aparecendo na Hga da imprensa o Correio do Norte, foi 
A Ordem a seu encontro, desfechando-lhe, a 11 de dezembro, 
farta messe de improperios, dizendo, sobretudo, que "o Re-
publico", ou seja, Antonio Borges da Fonseca, redator do 
novo jornal, foi o "primeiro que feriu a inviolabilidade e o 
prestigio do Monarca, desmoralizou a autoridade publ 'ca e 
tomou a dianteira nos desmandos e excessos da imprensa" . 

Todo o n.*' 8 foi dedicado a atacar e criticar o Correio 
do Norte, acusando-o de apregoar a d visao do Imperio, e con-
tinuou a catilinaria no n .^ 9, ja entao a proposito de sua 
condenagao da reforma judiciaria. Na mesma edicao, teceu 
encomios ao ato do Governo Imperial, que elevou novamen-
te o Barao da Boa Vista a Presidencia da Provincia de Per-
nambuco. 

Fina''mente, entrou em circulagao, com seis paginas 
(igualmente ao anterior) , o n . ° 10, que foi o ultimo, inserin-
do dois artigos redacionais de elogios ao padre Muniz Tava-
res, que se demissionara do cargo de Secretario do Governo 
local. Completaram-no novos aleives contra O Echo e o Cor
reio do Norte (Bib. Pub . Est. ) . 

A MARCIANA — Impresso na Tipografia Imparcial, de 
Luiz Inacio Rlbeiro Roma, entrou em circulagao o primeiro 
numero no d'a 22 e o segundo no dia 29 de outubro de 1841, 
este ultimo anunciado atraves do periodico O Echo da Reli
giao e do Imperio, com os seguintes detalhes: "Contem re-
flexoes desta Sra. em prosa e versos e bons mercados de 
miudezas internacionais; uma carta do Cidadao Pai da Po-
breza e, se puder ser, mais um ossinho de contrapeso; tudo 
ao gosto moderno e da ordem do dia; salva melior judici. 
Nao se quer esfolar o povo: troca-se cada folha mediante 60 
reis, na rua do Colegio, D . 12". 

Sem que restem comprovantes, o mencionado periodico 
assim anunciou o n.o 3 d'A Mareiana, de 5 de novembro: 
"Conta esta dona o motivo de suas necessidades, o case 
ocorrido per uma fartadela que tomou, e as sinistras mas 
verdadeiras alegorias de suas en t r anhas . Faz espanto! Traz 
mais a resposta autografa do sr . Gafarrus, um contrapeso 
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— bom — e mais algumas coisas. Tudo por 60 reis, mais 
barato que a carne". 

Ficou ai . No mes seguinte, precisamente a 13 de dezem-
bro, outro jornalzinho de satiras, mas de poHtica oposta, re-
gozijou-se com o desaparecimento d'A Marciana, chaman-
do-a hero.na "dos disparates, das invetivas e das deprava-
Qoes", para concluir: " . . . descansa em paz! a terra te seja 
level" 

O NICOLAU — Jornal ligado ao situacionismo, saiu o 
primeiro numero no dia 2 de novembro de 1841, em formato 
de 22 X 16, com quatro paginas de duas colunas. Impresso 
na tipograf-a do Diario de Pernambuco, para vender-se o 
exemplar a 40 reis, trazia como divisa, sob o titulo, a seguin
te quadra: 

"Nicolao, se bem que cego, 
A mais certa estrada trilha; 
Nos sucios separadores 
Ha de dar grande forquilha". 

(Do Redator) 

Declarou o editorial de apresentacao que a folha vinha 
engrossar "as fileiras do jornalismo em Pernambuco, onde 
ha pouco ninguem escrevia e onde agora todos escrevem". 
Nao pretend a insultar, nem "fazer coro com os anarquiza-
dores", mas prontificava-se a dar "supapos" e "ate paula-
das (tudo de papel) na garimpeira sucia dos separitas" 
(1) . Terminou dizendo; " . . . somen te saira a correr essas 
ruas d'amargura quando for da vontade do seu guia, ou 
quando quiser e Ihe parecer". 

Nos poucos numeros dados a lume, em datas indeter-
minadas, o jornal defendeu o Imperador e a Constituigao; 
teceu encomios a adm^nistragao provincial de Manuel de 
Sousa Teixeira, em face de discordancia d'A Ordem; atacou 
outro periodico de vida efemera, A Marciana, e recebeu com 
desagrado o aparecimento do Correio do Norte, acusando o 
respectivo redator, Borges da Fonseca, de pregar a separa-
gao entre o Norte e o Sul do pais. 

(1) Em dlferentes ocasloes, o redator repetlu "separitas", na acep^ao de 
separatlstas. 
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Findou a v;da d'O Nicolao com o n . ° 5, datado de 13 de 
dezembro do mesmo ano, sendo sua redagao atribuida ao 
jornalista Floriano Correia de Brito (Bib. Pub E s t . ) . 

CORREIO DO NORTE — Periodico independente, redi-
gido por Antonio Borges da Fonseca, estreou sua publica-
gao no dia 20 de novembro de 1841, trazendo sob o tltulo a 
seguinte frase bibl.ca (do Evangelho de S. Mateus, C. 18, 
V. 6): "O que ofender a um destes pequeninos que creem em 
mim, me^hor Ihe fora que se Ihe pendurasse ao pescogo uma 
mo de atafona, e que o langassem ao fundo do mar" . 

Formato de 30 x 21, com quatro paginas a duas co'unas 
de 18 ciceros. Constava do Expediente, em coluna dupla, ao 
pe da ultima pagina: "Pubhca-se nas quartas e sabados, na 
Tip. Imp. de L. I . Ribeiro Roma, rua da Praia, D. 11. 
Subscreve-se no Recife: em casa do sr. Cardoso Aires, rua 
da Cadeia, D. 15; em Santo Antonio: em casa do sr. Ban-
deira, rua do Cabuga; na rua Nova, em casa dos srs. 
Bez-Deshayes & Cia., D. 17; na rua do Colegio, no escrito-
rio da Tipografia Imperial, D. 12, e tambem na mesma tipo-
grafia, vendendo-se os numeros avulsos nos tres ultimos lu-
gares a 100 reis. As correspondencias dos assinantes se im-
primirao gratis quando forem sobre negocios publicos, e as 
que forem tendentes a negocios particulares se publicarao 
na razao de 80 reis por linha impressa". 

No editorial de apresentagao, o redator relembrou sua 
atuagao ao publicar A Abeiha Pernambucana, dest!nada a 
"propugnar pelos direitos do homem, entao calcados e ludi-
briados" pela fagao absoluta. Mais de dez anos apos, quan
do as mesmas ideias se aventavam insinuadas "por brasilei-
ros renegados", voltava ele a lide, com o Correio do Norte, 
frisando: 

"Nao e muito, pois, que nos comparegamos outra vez, 
e no mesmo posto de honra, para combater a iniqu;dade e 
rechagar os pianos desses novos colunas, que mais ousados 
se levantaram agora". Lutaria, sempre, "pela conservagao 
dos direitos inalienaveis e imprescritiveis dos povos". 

Num segundo artigo, aludiu aos "homens da perdigao", 
que continuavam a cavar o abismo, pretendendo faze-lo 
"servir de sepuUura aos amigos da liberdade". Mais adiante, 
ja a ponto de arrematar suas consideragoes, acentuou: 
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"Vencera a oligarquia no Rio de Jane^'ro? Estamos per-
suadidos que nao; mas se, por fatalidade, essa liga tenebro-
sa puder submeter tao importante provincia, jamais deve 
contar com a submissao das outras. Talvez que essa liga 
que ja precipitou o pr'meiro imperador, apresse agora um 
fato que teria de realizar-se mais remotamente: a div.sao do 
Nordeste do Brasil, e d'esta arte mui diretamente concorra 
para o nosso bem, que e bem extraordinario o livrarmo-nos 
desses monstros, que, acoitados na Corte do Rio de Janeiro, 
so existem para flagelo do povo e ignominia da nagao". 

E concluiu: "Nos fecharemos este artigo com uma alo-
cugao do nunca assas chorado Caneca: 

CauteJa, uniao, valor constante: 
Andar assim e bom andar . 

Boa Viagem". 

Ja no segundo niimero, o Correio do Norte orientava 
seus leitores atraves do artigo "Quern sao os separatistas". 
Dirigindo-se aos poderosos da nagao, que se diziam "reorga-
nizadores", mas eram os "desorganizadores", concluiu: 'E 
se as revoluQoes sao sempre obra dos governos e nao dos 
povos, sols vos, dominadores do presente, os unicos separa
t is tas". E, na verdade, quando ja deixastes de concitar o 
povo a desordem e a resistenca, logo que vos vedes sem o 
poder? A resistencia e permitida, a rebeliao e autorizada 
por vossos agentes e representantes, por vos mesmos: nao nos 
calunieis, pois; nao calunieis a tan ta gente honesta e honra-
da — sois vos os agitadores e separatistas". 

No n.*^ 3, repelindo acusacoes do Diario de Pernambu-
co, assim terminou um "Post Scriptum" do periodico de 
Borges da Fonseca: "Discutamos o que interessa ao pais 
com calma, e venga a razao; a verdade e uma so, e sempre 
a mesma. Somos amigos da liberdade, queremos o bem do 
pais; mas nao essa separacao de que fala o Diario, e os mais 
desorganizadores" (1) . 

(1) Nao tern cabimento a assergao de Alfredo de Carvalho, nos "Anais" , 
segundo a qual o Correio do Norte "pregava a separagao do Norte como imp^rio 
Independente e tendo por soberana a prlncesa D. JanuAria". fisse lapso teve se-
guldorcs cm H61io Viana ("Contribuigao k Hist6ria da Imprensa Brasl le i ra") , 
Joao Pere t t i ("O Movimento Pra le i ro") e J. F. Velho Sobrinho ("Dicion4rio 
Blo-Bibliografico BrasUeiro"). 
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Outro art 'go, na quinta edigao, perguntava, logo no ti-
tulo: "Sera conveniente a separagao entre o Norte e o Sul 
do Brasil?" A^udia ao ardil dos que pretendiam "nulificar 
nossa independencia, armando brasileiro contra brasileiro, 
para o d.vidir e continuar o sistema recolonizador, nao fisi-
ca, porem moralmente; pois que muita gente, sem pensar 
no proprio interesse, nao quer que o Brasil seja dos brasi-
leiros". 

O editorial, bastante longo, focalizou as desvantagens 
de uma separagao e aduziu compara§6es com outros paises, 
frisando que quern aventou essa questao "foi o M:nisterio 
nefario e nefando, que, para se poder manter no posto, quer 
tudo comprometer e tudo perder; e ve, entao, a necessidade 
de estigmatizar seus adversaries po.iticos, imputando-lhes 
tao escandalosos aleives". 

Voltando a repelir o Diario, verberava: " . . . n o s nao 
queremos contender de republ cas agora, e e imprudencia 
no contemporaneo discutir semelhante assunto". 

Mais algumas consideragoes, acusando "o atual gabi-
nete, perturbador e anarquico", que estava "perdendo a 
causa da Monarquia do Brasil", e concluiu: "Somos mais de 
opiniao de que se o trono continuar em sua inercia, ele caira, 
porque os tronos caem, e arrastara na sua queda, os seus 
amigos, esses homens a quem Deus deu olhos para nao ve-
rem e ouvidos para nao ouvirem!! Mas, quando chegar o 
dies irae nacional, nos, brasi'eiros sinceros, apararemos o 
trono em sua queda, e o conservaremos, do mesmo modo 
que o fizemos no memoravel 7 de abrll; mas os traidores, os 
malvados cairao vitimas das vingangas da nagao". 

No dia 6, de 8 de dezembro, o Correio do Norte, em suel-
to sob o titulo "Pernambuco", noticiou a posse, na vespera, 
do presidente provincial Francisco do Rego Barros (Barao 
da Boa Vista), comentando: "file a recebe das maos do seu 
antecessor, tranquila e bem ordenada; e ja tera observado 
que esses boatos de associacoes para promover a separagao 
do Norte sao falsissimos e que par t i ram da perversidade dos 
Pescadores politicos" (2) . 

(2) Numa reaflrmagao dos seus pontos de vista, viria Borges da Fonseca a 
escrever, a 18 de dezembro de 1850 (Correspondencia de Fernando de Noronha para 
o peri6dico A Reuolufdo de Notiembro): "Os realistas da Uniao, 6 verdade, sem-
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Adotando tao firmes pontos de vista, o Correio do Norte 
manteve polemica, tambem, com o periodico conservador A 
Ordem e nao deixou de ocupar-se da pol i txa das provinc'as 
nordestinas, principalmente a Paraiba e o Ceara. Uma serie 
de artigos intitulou-se "Causas da decadencia do Brasil". A 
comecar do n . ° 7, o orgao tomou como alvo de seus ataques 
o padre Miguel do Sacramento Lopes Gama e Jose Tomaz 
Nabuco de Araujo Junior . Sob o titulo "Plagiato, furto ou 
roubo literario do sr. padre Miguel do Sacramento", co-
mentou: " . . .ele tem um talento superior e so seu; brilha de 
quando em quando com luz roubada, mas brilha". E inseriu 
dez topicos, em frances, do livro "Censeur Europeen", para 
serem comparados com igual numero do artigo "Fagoes", de 
9 de dezembro de 1841, no Diario de Pernambuco. 

Terminado o ano com a edigao de 23 de dezembro, co-
megou 1842 com o n . ° 11, de 8 de j ane ro , cujo editorial fez 
uma recapitulagao dos acontecimentos do precedente, afir-
mando, a certa al tura: "O ano de 1841, fo: o mais desastra-
do que teve o povo brasi'eiro: a Constituigao se ha rasgado e, 
com a reforma do Codigo se ha anihilado a liberdade do 
povo". 

Concluiu por aduzir "que o Imperio brasileiro se nao 
circunscreve na Corte e provincia do Rio de Janeiro, e que 
pois e necessario atender as queixas que partirem de cada um 
dos pontos, desprevenidamente e sem consideracao de par-
tido, que o nao deve ter o governo geral. Muitas vezes a opo-
sigao tem razao, e de nao quere-la ouvir vem a ruina e queda 
dos governos". 

Ja no fim da vida, o Correio alterou, no n . ° 13, sua fei-
gao, confeccionando-se com tres colunas de composigao a 12 
ciceros, mais tres centimetros na altura, sendo impresso em 
papel verde-claro. E, sem mais alteracoes no programa tra-
gado, encerrou sua circulagao com o n . ° 14, datado de 19 de 
Janeiro de 1842 (Bib. Pub . E s t . ) . 

AURORA PERNAMBUCANA — Jornal de Instrugao e 

pre premeditaram a separagao do Norte; mas para criar, nesta parte do Brasil, 
uma monarquia para o principe de Jolnville, fato suficiente para que nunca mais 
pudessem ajustar comigo um tal piano. E nem eu tenho como fim a separacao 
do Brasil". 
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Recre'o — Impresso na tipografia de M. Figueiroa de Faria, 
sa;u o n . ° 1 desse "periodico de literatura amena" no dia 22 
e 0 n .° 2 (ultimo) no dia 29 de novembro de 1841, venden-
do-se 0 numero avulso a 100 reis. ("Anais", de A. de Car-
valho). 

ESPELHO DAS BELLAS — Surgiu ("Anais") a 16 de 
dezembro de 1841, impresso na oficma grafica de L. I. R. 
Roma. Formato de 22 x 16 com quatro paginas de coluna 
dupla, trazia, sob o titulo, os dois versos a segu'r, de Ri
chardson: 

"Nada e belo, nada e amavel 
Sem modestia e sem virtude". 

Tinha por objetivo "a moralidade e instrucao das se-
nhoras e nao tratava de poUtica", constando sua materia de 
"apologos, anedotas, maximas, charadas, contos, novelas e 
modas". Custava 960 reis a assinatura trimestral, vendido 
o numero avulso a 80 reis. 

Publicacao semanal, circulou o n .° 13 a 13 de abril de 
1842, comprovante unico ex'stente na Biblioteca Publ'ca do 
Estado. Segundo Alfredo de Carvalho, atingiu o n .° 23, de 
24 de agosto do mesmo ano, tendo publxado "um resume 
da historia de Pernambuco assas interessante para a epoca". 

1842 

ANNAES DA MEDICINA PERNAMBUCANA — Perio
dico publicado pe'a Soc'edade de Medicina e redigido "por 
uma Comissao da mesma Sociedade", deu a luz o pr'meiro 
numero em outubro de 1842, no formato de 22 x 16, com 
50 paginas de texto e capa em papel de cor, debruada de 
vinhetas, na qual se viam, com a respectiva ass'natura, os 
dois versos de Camoes ("Luziadas", canto VI) aqui trans-
critos: 

"Desta arte se esclarece o entendimento 
Que experiencias fazem repousando. . ." 

O "Proemio" focalizou a criagao, em abril de 1841, da 
Soc'edade de Medicina de Pernambuco, cujos objetivos in-
cluiam a publicagao de um orgao que "a todos patenteasse 
OS trabalhos dessa corporagao". 
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"Um jornal — aduziu o articulista — e o elemento de 
vida das associagoes c-entificas, e o canal por onde transmi-
tem e propagam suas ideias, derramam a instrucao pela 
massa da populacao e, ao mesmo tempo, e o m a s poderoso 
incentivo, o estimulo mais forte para despertar os animos 
e ativar o trabalho, enquanto que e por ele que a sociedade 
mostrara ao publico que emprega todos os meios de promo-
ver OS progressos da ciencia e de ser litil ao pais e aos ho-
mens" . 

Publicaria, em suas colunas, a^em de trabalhos origi
nals, o que outros jornais de Med'cina contivessem de mais 
notavel e interessante, mas votaria "a soberano desprezo 
todo escrito apocrifo e misterloso". 

O n . ° 1 divulgou, alem do "Proemio", discurso do pre-
sidente Maciel Monteiro, proferido na solenidade da funda-
cao da Sociedade; Estatutos da mesma Sociedade; "D'scus-
sao a cerca das boubas", com a resposta de Pedro Dornelas 
Pessoa; programa de premios para 1843 (causas de insalu-
bridade e meios de combate-las); e "Observagoes meteoro-
logicas", por Joao Loudon. 

A publicagao da importante revista cientifica, prime:ra 
no genero em Pernambuco, continuou em 1843, quando sai-
ram quatro numeros, a saber: fevereiro — 54 paginas; abril 
— 60; setembro — 57; dezembro — 60. Mais uma edigao, 
em fevere'ro de 1844, com 64 paginas, e extingulram-se os 
Annaes da Medicina Pemambucana. 

Contou a Comissao de Redacao com os seguintes medi
cos: Simplicio Antonio Mavignier, Antonio Peregrine Maciel 
Monteiro, Pedro Dornelas Pessoa, Jose Joaquim de Morals 
Sarmento, Joao Loudon, Joao Ferreira da Silva, Jose Eusta-
quio Gomes e Joaquim de Aquino Fonseca, figurando o pri-
meiro como Redator-em-Chefe. 

A exemplo do n.° 1, os demais inseriam farto materia^, 
especializado (1) . Mas o n . ° 6 (e ultimo) divulgou apenas um 

(1) Em seu Uvro "Notas sobre um Hiffienista Pernambucano do Seculo XIX" 
Leduar de Assis Rocha Incluiu complete estudo da existencia dos Anaes da Medi
cina Pemambucana, a comegar pelo sumSrio de cada um dos volumes, inclusive 
do 2.0, de fevereiro de 1843, exemplar existente na Biblioteca Naclonal, do Rio 
de Jane i ro , atrav6s de c6pia feita pelo cirurgiao brasileiro Orlando Settamini-
Dua r t e . 



irj2 LUIZ DO NASCIMENTO 

discurso de Moray's Sarmento, intitulado "Reflexoes as refle-
x5es do sr. dr . Joaquim de Aquino Fonseca, acerca de dois 
paragrafos do ultimo relatorio dos trabalhos da Sociedade 
de Medicina desta c^dade". 

"Os Annaes (2) tiveram curiosas part icular 'dades: em 
todos OS seus numeros o nome da Sociedade de Medicina de 
Pernambuco era impresso em belos tipos, de desenho espe
cial, empregados exclus'vamente para esse fim, e, no corpo 
dos trabalhos, eram impressos em negrita os nomes de 
Hipocrates, de S. M. e de Deus". 

Vendido, inicia^mente, a $800 o exemplar, baixou este 
prego para §500 nos dois ultimos numeros . A impressao 
esteve a cargo da tipografia de Santos & Cia. , a rua da 
Cruz (atual rua do Bom Jesus) n.° 36, encerrando cada 
edigao uma nota de Erratas (Colec. L. de. A. Rocha) (3) . 

O ARTILHEIRO — Impresso na Tip. de M. Figueiroa 
de Faria, surgiu esse orgao politico a 2 de dezembro de 
1842, em formato de 26 x 19, com quatro paginas a duas 
colunas de 16 ciceros. "CondiQoes": "O Artilheiro aparece 
quando Ihe toca o servico. Quem Ihe achar bon:to o uni-
forme, procure-o com os seus 80 reis, que ele nao e soberbo 
e tera cuidado de prevenir os amadores pelo venerando ca-
marada Diario; mas nao entra em engajamento, porque, 
tendo sido voluntario, ama a sua liberdade". Ainda sob o 
titulo, a direita, servindo de slogan, v.a-se colocada a qua
dra: 

"As balas sibilam, 
Nas pedras estrugem: 
Os sucios s'esgueiram, 
Nem tugem nem mugem". 

Apos dizer que "um soldado pouco sabe de exord'os". 
iniciou O Artilhe'ro sua apresentagao em quase uma coluna 
de preambulo, seguindo-se-lhe a "Exposicao de Principios, 
ou Primeira Salva", com o subtitulo: "Viva o Imperador! 
Viva a Lei! V.va o Brasil!" Mais duas colunas se encheram 
de consideragoes em torno de sua atuagao, assim concluindo: 

(3) A Biblioteca Pfibllca do Estado possul comprovante , apenas , do n.o 1. 
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" . . . c o n t a n t o que cada um se responsabilize pela certe-
za do seu titulo po'it'co, aqui vos oferece francas as suas 
palavras — para uma ligao de honra contra os fautores de 
doutrinas perniciosas — O Artilheiro". 

Depo '̂s de longa barretada ao 17.° aniversario do Im-
perador Pedro II, arrematou a edigao um artigo de critica 
a oposigao pernambucana. 

Logo no segundo niimero, lia-se, ao pe da uHima pagi-
na, o "Av^so" seguinte, sob o titulo "Exemplo de filantro-
pia": "Os camaradas juntaram-se, rec'amaram que 80 reis 
era despesa muito forte, que os cigarros estavam muito 
caros e tudo o mais pela hora da morte. O ArtPheiro, que 
nao tem coragao de bronze, por mais que com ele lide, pro-
meteu-lhes emendar a mao: nada de sacr'ficios, pois, ra-
pazeada do grande mundo; dora em d ante ter-me-eis por 
um vintem, no lugar ja sabido: e'a, ai tendes nao so este 
mimero, como tambem o antecedente, a vintem, meus 
amigos". 

Circulando semanalmente, tornou-se bissemanario a 
partir do terceiro niimero. E, como materia lin'ca, cada edi-
Qao so comportava a r tgos de combate a "nova oposgao", 
inclusive em po^emica, das mais azedas, com os orgaos 
pra'eiros Diario Novo, O Guarda Nac'onal, etc. , o que fa 
z'a igualmente em versos de todas as categorias, sem assi-
naturais, que ocupavam, em media, uma pagina, neles pre-
dominando a satira e a mordacidade. 

A partir do n . ' ' 17, de 1.° de fevereiro de 1843, peque-
no cliche, em xilogravura, ilustrou o cabegalho, significan-
do uma pega de arli haria a vomitar fogo, tendo ao lado o 
respec'ivo artilheiro. A edigao de 22 de margo (n.° 29), 
continuando nos ns . 32 e 33, divulgou o poemeto heroi-comi-
cn "A Draie^'rada" assinado por Desiderantur Reliqua. Na 
edigao de 15 de abril (n.° 36), ocupou a primeira pagina o 
pooiiia indiu ado "Elogio", dedicado ao "sr. Francisco do 
Rego Barros, Barao da Boa Vista e Presidente da Provin-
cia de Pernambuco, por ocasiao de Ihe ser oferecido, pelo 
Corpo do Comercio, o palacete da rua da Aurora, em reco-
nhecimento de seus importantes serv.gos a Provlncia e ao 
Brasil". 

No n.*' 40 divulgou-se, pela primeira vez, uma "Carta 
do Cidadao Careca ao Cidadao CalvOj morador em Mattos-
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-quedos". Sucederam-se outras, nas quais, como ocorria com 
toda a materia do jornal, o Careca nao fazia outra coisa 
senao arremeter, por todos os motlvos, contra os periodicos 
"praieiros"; contra Jeronimo Vilela de Castro Tavares (1), 
Nunes Machado, Urbano Sabino Pessoa, padre Muniz Ta
vares, L. I . Ribeiro Roma e outros lideres da oposigao, sem-
pre tecendo encomios ao Barao da Boa Vista. Depois, vie-
ram as cartas "do Cidadao Calvo em resposta ao seu amigo 
Careca", cujo autor, talvez o mesmo, apenas continuava u 
catilinaria, em identico estilo, visando as mesmas persona 
gens. 

Grande satira a imprensa oposic'onista foi expressa no 
soneto a seguir, inserto no n.° 44 d'O Artilheiro, datado 
de 13 de maio e dedicado "Ao Guarda Nacional": 

"O Typhis naufragou; naufragou Argos; 
O Cruzeiro calu; voou A Abeiha; 
Morreu A Sentinela sem parelha; 
Todos sofrido tem dias amargos. 

A Bussola perdeu-se em mares largos; 
O Echo emudeceu; murchou a orelha 
Velho Pernambucano, que de esguelha 
Marchava tripe-trepe a honrosos cargos. 

O bom senso atual de Pernambuco 
Repele toda ideia exagerada, 
Ou seja de um Catao ou de um eunuco. 

Em mau tempo engajou-se o Camarada! 
Ralhar contra o Governo e ser ma'uco, 
Bradar contra o Barao e praieirada". 

Ao atingir o n.° 46, O Artilhe'ro aumentou de tamanho, 
ganhando cada pag.na mais cinco centimetros de composi-
Qao, sem alterar a largura; suprimiu a vinheta de sob o titu-
lo e modil'icou as "Condigoes", que passaram a ter o seguin-

(1) Pela prlmeira vez, aparece, neste volume, o noma de Jerdnlmo Vllela 
de Castro Tavares, bacharel e revoluclonSrlo, que se nao deve confundir com o 
Rm pSglnas atrSs menclonado JerSnlmo Vllela Tavares, medico balano radlcado 
no Recife e pal daquele ilustre pernambucano e do tambdm ilustre bacharel nao 
••evoluciondrio Joaqulm Vllela de C. Tavares. 
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te texto: " . . . aparece duas vezes por semana e sera anun-
ciado pelo Diario-velho; cada folha avulsa custa 60 reis; para 
OS srs. assinantes, 40 reis, sendo entregue na loja ou sendc 
mais de um exemplar; e a razao de 400 reis por mes sendo 
um so exemplar entregue em casa". Por sua vez, a quadra, 
que figurava a direita, fol substituida pe'as seguintes pala-
vras do Marques de Marica: "Os patriotas dizem que e doce 
morrer pela pairia; mas eles, em seu coracao, reconhecem 
que e mais doce viver para ela e a custa dela". 

No n . ° 49, de 29 de ma'o, abriu o texto uma Carta, com 
a assinatura O Artilhe'ro, dirigda ao Presidente de Per-
nambuco, solicitando sua atengao para o "perigo da Pro-
vincia, ja moralmente anarquizada pe^a linguagem subver-
siva, mais que vlrulenta e despeitosa das gazetas da oposi-
gao contra a autoridade legal". 

Continuou, em todos os comentarios nas "Cartas" e 
Comunicados, a atacar, dissecar e ridicularizai os jornais 
oposicion'stas, dizendo, por exemplo, o colaborador Careca: 
"O D'ario Novo, Guarda, Indigena, Cometa, Nazareno e tal-
vez O Raio, tudo sao obras dos mesmos quatro ou seis tra-
tantes". 

Ao primeiro dos referidos orgaos era chamado Diario-
-Sabino (alusao ao lider praie'ro Urbano Sabino). O Come
ta era Ccmeta-sem-rabo, e seu redator, padre Joao Capistra-
no de Mendonga, (ape'.idado Frei Cometa), mereceu, na edi-
gao de 14 de junho, entre outros, os epitetos: "eclipse do 
claustro, flagelo da religiao de Jesus Cristo, epilogo da imo-
ralidade, tipo da relaxagao fradesca". Ao padre Muniz 
Tavares os artilheiros cognominavam padre Capim Salapa-
dor, em meio a imp'acaveis doestos. 

A partir do n° 51, foi criada nova modaldade de sati-
rizar e ridicu^arizar a oposigao, bissemanalmente, atraves da 
longa segao em versos "A viola de Lereno", sem assinatura, 
ccupando, as vezes, ma!s de uma pagina. 

Ja nas ultimas edicoes, veio B. S. (Joao Batista de 
Sa) a assinar sonetos, como o fizera nos ns . 76 e 77, abrin-
do a primeira pag'na, em saudagao ao Barao da Boa Vista 
e a D. Pedro II, respectivamente. 
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Prosseguiu, sem mais alteragao, a existencia da terrivel 
folha conservadora, ate o n.° 84, de 30 de setembro de 1843, 
quando se despediu dos leitores, em longo editorial, frisan-
do: " . . . a g o r a , porem, que outro ma 's esforgado enrista a 
langa e deve tomar-lhe a d.anteira (2), O Artilhe'ro entende 
que se podem excusar os seus esforgos e ira tomar quartel 
de inverno onde repouse das fadigas". Findou desejando 
que o novo periodico combatesse e anatematizasse "os ini-
migos da tranquilidade publica, os ambiciosos desregrados 
que querem fazer do pais a sua presa". 

Por sua vez, arrematando prolixa versalhada, declarou 
Lereno que metia "a viola no saco". 

Alem de Joao Batista de Sa, a redagao do periodico era 
tambem atribuida a Antonino Jose de Miranda Falcao (Bib. 
Piib. E s t . ) . 

O GUARDA NACIONAL — De orientagao liberal, cir-
culou o primeiro numero no dia 9 de dezembro de 1842, em 
pequeno formato de 22 x 16, com quatro pag nas de coluna 
larga. Impresso na Tip. Imparca l , de L. I . R. Roma, a rua 
da Praia n . ° 55, apresentou sob o titulo o seguinte disposi
tive da Lei de 18 de agosto de 1831: "A Guarna Nacional e 
criada para defender a Constitu.Qao, a Liberdade, a Inde-
pendencia e Integridade do Imperio". 

No artigo de apresentagao, sem titulo, escreveu o Guar-
da que desde muito tempo t inha "vontade de sair a cam-
po", porque Ihe nao agradavam "certas coisas"; mas receou 
"ser o primeiro em meter o bedelho", frisando: "Agora, po
rem, que o meu coiega Artilheiro aparece, defendendo a cau
sa da legalidade, do Monarca e do Governo, eu, que sou 
amante da ordem e nao quero ver no meu pais senao o im
perio da lei e da razao, e reinar o sossego e tranquilidade, 
vou tambem rabiscar um pouco". 

Depois de mais algumas consideracoes em torno de sua 
missao no mundo jornalistico, entrou logo a censurar o con-
temporaneo: "Nao encontro muita razao no camarada Arti
lheiro quando se mostra tao ofendido pela jovem oposigao. 

(2) Referia-se ao bisseman^rio A Estrella, que comegou a circular no dla 4 
de outubro. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 177 

que em Pernambuco aparece as medidas do Exm.° Gover-
no Provincial, mormente quando e da natureza e ess^ncia 
da Monarquia Constitucional Representativa essa oposigao, 
ou jovem ou adulta, ou finalmente ja no estado de sua 
emanc ipagao . . . " 

"Mas, meu caro, o tempo agora muda de figura. Temos 
a Constituigao, somos governados, ou pelo menos devemos 
se-lo, por uma Monarquia Representativa Constitucional, e 
por isso se nao pode negar oposigao a certos atos do gover-
no, aqueles que, longe de promover a felicidade do Povo, ca-
minham por precipita-lo num abismo. Eu falo com respei-
to; e e da administragao provincial que me ocupo agora". 

E assim, defendendo o direito da oposigao, continuou 
ate a ultima linha da quarta pagina. 

A partir do n.'^ 2, o bissemanario ostentou o titulo em 
forma de arco, sobre o cliche, em xilogravura, de um milicia-
no na posigao de sentido, ocupando o cabegalho metade da 
pagina. 

Terminando o ano com uma edigao de 8 paginas, a 24 
de dezembro, saiu o n . ° 6, em prosseguimento, no dia 2 de 
Janeiro de 1843. E circulou, pelos meses afora, com regula-
ridade, tendo como tema unico o ataque, a critica sistemati-
ca ao governo do Barao da Boa Vista e seus auxiliares dire-
tos, com incursoes raras ao setor federal, em extremada po-
lemica com o tambem bissemanario O Artilheiro, o Diario 
de Pernambuco (chamado O Manteiga ou Diario Velho), 
O Paisano e O Chora-Menino (1) . A administragao pro
vincial era dissecada de todas as maneiras: sua politica, 
obras, despesas, aquisigao ou dispensa de funcionarios e at6 
o contrato que trouxe para Pernambuco o engenheiro Louis 
Vauthier. A polemica chegou ao ponto de se ver estampa-

(1) Em seu n . ° 64, de 7/8/1843, pubUcou O GiLarda Nacional, a nota abalxo 
sob o t i tulo "Relacao das folhas do governo" , extraida da Sentinela da Monar-
Quia, do Rio de J a n e i r o : 

"Diario de Pernambuco — reda to r : ( d r . ) Madurelra , secretSrio da Presi-
dencia . 

Artilheiro — r eda to r : Antonino Jos6 de Miranda Falcao, oflcial da Secretar ia . 

Paisano — reda to r : Dr . Joao Floripea Dias 

Chora-Menino — reda to r : padre Joao Barbosa Cordeiro (vulgo Padre BUssola"). 
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da, como fim de materia da edigao de 11 de maio de 1843. 
a nota a segulr: 

"O Artilheiro n . ° 42 assevera que breve irao pa ra a 
eternidade o sr . Roma e O Guarda Nacional. Fique certo o 
sr. Antonino, Madureira e os escrevinhadores desse papelu-
xo que ha-de morrer mais gente, porque os filhos deixam 
pais; OS maridos, mulheres; os pais, filhos; e u m a bala pa-
ga-se com outra , e t c . , e t c . " . 

O Guarda Nacional, que t inha o Diario Novo como par-
ceiro de campanha politica, deu as boas vindas (edigao de 
18 de maio) , a outro combatente das fileiras da oposigao 
aparecido, com a seguinte "Congratulagao", fechando sua 
ul t ima pagina: 

"A publicagao d'O Indigena foi mui to satisfatoria para 
OS oposiclonistas e liberals pernambucanos . O Guarda Na
cional conta com mais este companheiro firme e decidido 
para ajuda-lo na grande empresa que o ocupa, e se congra-
tu la com O Indigena pela sua aparigao. Queiram os ceus 
abengoar nossos esforgos, e o Deus da America esteia sem-
pre em socorro do Brasi l" . 

Continuou a engrossar a falange oposicionista. A 30 de 
maio, lia-se no editorial da primeira pagina d'O Guarda: 
"Os triunfos sucedem-se uns aos outros . Apareceu O Indi
gena, logo depois veio O Cometa, e quarta-feira, 24 de maio 
corrente, foi publicado O Nazareno na comarca de Nazare. 
Cinco folhas que a rgumentam com fatos e que se nao en-
volvem, como as folhas do sr . Rego Barros, no imundo la-
magal dos improperios e descomposturas". 

Enquanto isto, o desenho do cabegalho era alterado, 
passando a mostrar-se o miliciano em posigao de luta, como 
que a investir contra o inimigo, ficando-lhe o t i tulo por 
baixo". 

Nas edigoes de setembro, o periodico voltou-se mais 
contra o gabinete ministerial; e acres censuras foram assa-
cadas contra o bispo da Diocese. Nao faltou, igualmente, 
nas suas colunas, o soneto ferino, nem a quadra chistosa, 
mas venenosa, ferretoando os politicos da situagao e os 
so ta inas . 
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Ocorreram, entao, alteragoes no campo da imprensa. 
Suspendeu sua circulagao O Artilheiro, o mais valente dos 
contendores do orgao oposicionista, que se rejubilou com o 
fato. E apareceu A Estrella, cujo programa nao estava ain-
da bem esclarecido. "Pela fisionomia — declarava uma 
nota d'O Guarda, de 10 de outubro — parece-me da oposi-
gao; mas periodico da oposigao chamado Estrella, impresso 
na tipografia do sr. Figueiroa, em formato grande, nitida 
impressao e a 5$000 de assinatura mensal?! Nao, aqui ha 
misterio!" 

Em sua edigao de 16 de outubro inseriu O Guarda Na-
cional um topico intitulado "Os escritores do governo 
premiados", assim comegando: "Nao ha nada como. ser go-
vernista — dizia ante-oiitem certo oficial — porque o go
verno pode dar, e efetivamente tem dado a seus seguidores, 
quando a oposigao nada tem para dar, e quando tem, ordi-
nariamente, e ingrata. O primeiro redator d'O Artilheiro 
foi bem pago dos servigos que prestou ao sr. Barao, porque, 
alem de mamar, durante o tempo dessa redagao, 50$000 
mensais, chuchou uma escrava de 500$000 e, logo apos, um 
emprego em obras piiblicas com o ordenado de 600$000 
anuais, o que nao e nenhuma asneira". 

Outros jornalistas, entre eles o redator d'O Paisano, 
foram enumerados como tendo melhorado de situagao por 
estar sempre de acordo com o governo. "So o pobre do 
IBussola ficou chuchando no dedo" . . . porque respondera 
mal "ao conego Pa lmei ra . . . " 

Depois, no n . ° 80, do dia 23, ainda de outubro, lia-se: 
"Estava ja tao acostumado com o falecido Artilheiro, que 
hoje sinto as mai,ores saudades quando me recordo dele. 
Ora, com efeito, parece que a colera morbus deu nas folhas 
do governo! Morreu O Paisano na flor dos anos, um rapaz 
bem parecido e que realmente ensinava doutrinas que pa-
reciam o Evangelho; morreu O Chora-Menino, esse valente 
defensor do heroi Salvador, esse padre teologo, politico; e 
logo apos de tao irreparavel perda, foi-se o Jan jam, o Chi-
quinho, enfim O Artilheiro!" Mais umas quadras, a desta-
car: 

"Assim como o Cogumelo, 
O Artilheiro nasceu; 
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Semelhante ao Cogumelo, 
O Artilheiro morreu!" 

Na mesma edigao dava-se noticia de que o bispo dioce-
sano anatematizara os escritos d'O Guarda Nacional. 

A circulagao do valente orgao, a part ir de outubro, fa-
zia-se apenas uma vez por semana. Terminou o ano com o 
n.*^ 87, de 9 de dezembro, para so reaparecer, continuando a 
numeragao, a 24 de Janeiro de 1844, quando se apresentou 
com o editorial "Boas festas e entradas de ano" . Reafirmou-
se pronto para defender "a causa da Nagao, os principios 
constitucionais representatives e os direitos do povo brasilei-
ro", acentuando: " . . . e i s -me, finalmente, outra vez, prepa-
rado a arrostar as perseguigoes e odiosidades do governo 
monstro, que nos dilacera, e do seu delegado, Barao da Boa 
Vista". 

Suavisada a tarefa dos polemistas, continuou a publi-
cagao, irregularmente, ora uma, ora duas vezes por sema
na, ora de quinzena em quinzena. Na edigao de 28 de feve-
reiro, o editorial "Viva a oposigao! Viva a Liberdade!" ocu-
pou-se do julgamento do delito de imprensa de que fora 
acusado o extinto O Indigena, assim concluindo: 

"Pernambucanos! principiam os louros do Partido Li
beral. Caiu o Ministerio Honorio; foi absolvido O Indigena; 
eia, nao cedamos um passo do terreno que havemos vencido 
e que ocupamos. Nossos males breve terao de ser remedia-
dos. Consciencia, uniao, patriotismo". 

Afastado do governo provincial o Barao da Boa Vista, 
"derrotado o Ministerio de 20 de Janeiro de 1843", e "caidos 
por terra os principals autores da oligarquia", eis que tomou 
nova posigao, a partir do n . ° 105, de 9 de maio de 1844, o 
miliciano desenhado no cabegalho d'O Guarda: apareceu de 
arma ao ombro. E o redator — que nao era outro senao Je-
ronimo Vilela de Castro Tavares — entrou a apoiar o Minis
terio Liberal e o presidente Joaquim Marcelino de Brito, 
dando vivas ao Imperador por haver dissolvido a Camara 
Legislativa, enquanto continuava a criticar as atitudes de 
Francisco do Rego Barros, Barao da Boa Vista. 

Em sua nova situagao de orgao governista, o jornal pas-
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SOU a enfrentar O Guararapes, que pisou no mundo da im-
prensa como . . . oposicionista. Depois, a proposito das elei-
Qoes de 7 de setembro, para juizes de paz e vereadores, desfe-
riu ataques contra O Nazareno e seu redator Antonio Bor-
ges da Fonseca, acusando-o de baronista. Reacendia-se, por 
outro lado, a polemica com o Diario Velho, ou seja, o Diado 
de Pemambuco. 

"Finalmente, chegou a epoca em que e forgoso o G.N. 
deixar sua patria, para, na Corte, satisfazer a vontade de 
seus concidadaos, honrado pela maioria dos eleitores da pro-
vincia". Despediu-se assim O Guarda Nacional, com seu n.° 
132, de 13 de dezembro de 1844, uma vez que Jeronimo Vile-
la fora eleito deputado geral. 

Pouco mais de um ano depois, voltava O Guarda Nacio
nal a circulagao, precisamente no dia 16 de fevereiro de 1846 
— n . ' ' 1 — com a arma (no desenho do titulo) em posigao 
de descanso. 

Falando na primeira pessoa, no artigo inicial, sem as-
sinatura, acentuou o redator que nao pretendia mais escre-
ver sob o mesmo titulo do periodico, isto porque o fazia re-
cordar "um tempo calamitoso e desgragado". "Mas — acen
tuou — esse meu proposito nao pode ir avante e, embora 
eu me tenha metamorfoseado, nao ha remedio senao escre-
ver o proprio G. N. , aquele Guarda que primeiro descobriu 
OS roubos do Palacio das Relagoes, do Arsenal de Guerra e 
Marinha, as belas traficancias das obras publicas, do farda-
mento do esparrela e outros biquinhos mais". Adiante, fri-
sava: 

"Sou 0 mesmo homem e o mesmo politico de 1842, te-
nho OS mesmos principios, as mesmas convicgoes, a mesma 
resignagao e coragem e meu fim ainda e pugnar pela Cons-
tituigao, Liberdade, Independencia e Integridade do Im-
perio". 

Concluindo: "Nao quis continuar a numeragao passada 
e principio numeragao nova, porque ha muita diferenga en-
tre as duas epocas, esta e a em que escrevi este mesmo G. N.. 
Entao eu fazia oposigao a um governo monstro e arruinador 
do Imperio; hoje eu apoio, eu presto todo o meu contingen-
te a um governo paternal e reparador dos males que sofre-
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mos (2); entao eu era perseguido oficialmente e sob a firma 
dos primeiros mandoes da epoca; hoje eu sou considerado 
pelos influentes do dia, e minha perseguigao limita-se ao 
circulo dos "guabirus", a quem tenho cantado a vida, e cujas 
mazelas tenho com a maior coragem descoberto e posto ao 
olho do sol". 

Nao teve maos a medir no ataque ao Barao da Boa Vis
ta, aos seus partidistas e aos periodicos conservadores, ou 
guabirus, como O Lidador e A Carranca, enquanto defendia 
a politica praieira e o presidente Antonio Pinto Chichorro 
da Gama. O maior ridiculo era desferido contra o bezerro de 
pera e o bode de pera, caracteristicos atribuidos aos baro-
nistas . 

Nessa segunda fase, o virulento periodico praieiro nao 
deu mais do que seis edigoes, todas no espago de um mfis, a 
ultima delas datada de 13 de margo de 1846. 

Ainda outra vez voltou O Guarda Nacional a circulagao 
(3), com o n . ° 1 de 1847, datado de 3 de novembro, sem 
qualquer alteragao grafica, a nao ser a indicagao do nome 
do impressor: S. Caminha. 

Dizia o editorialista, no artigo de abertura, que uma vez 
restituido a sua patria (4), nao era possivel que se conser-
vasse silencioso diante dos "clamores d'O Lidador e d'O Tri-
buno", apreciando "as insinuagoes perfidas" de meia diizia 
de "guabirus". Aludiu ao periodo em que o Barao da Boa 
Vista era o "senhor despotico desta cidade e provincia"; ata-
cou o redator do segundo dos mencionados periodicos, An
tonio Borges da Fonseca, que "tomara a peito desmoronar o 
partido praieiro", e concluiu zombando dos pianos d'O Na-
zareno (5) e d'O Lidador. 

Apos outro artigo de ataque ao Barao, findou a edigao 
com a nota a seguir: "O redator d'O Tribuno, que se acha 
condenado a nao sei quantos anos de prisao, e como tal pre-

(2) Estava no poder o Partido Liberal. 

(3) No seu registo dos "Anais" , Alfredo de Carvalho dera o ni imero 6, de 
13 de margo de 1846, como tendo Bldo o ultimo publicado. 

(4) Falava em Pat r ia na acepgao de Estado. O redator achava-se em f^rlas 
parlamentares . 

(5) O Nazareno, t ambem de Bcrges da Fonseca, achava-se, entao, suspense . 
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SO na cadeia desta cidade, apresenta-se candidato a depu-
tagao geral por esta provincia e da Paraiba! (6) O homem 
perdeu a cabega, digam la o que quiserem, pois entao nivela 
OS deputados do pais aos condenados por crimes? (7) Sr. 
Tribimo: cumpra sua sentenga, ou trate de se defender, se 
ainda tern recursos, e depois de solto e livre pega que o fa-
gam deputado; mas, a g o r a . . . ? perde seu tempo". 

Dessa nova fase, entretanto, so sairam quatro numeros 
(o redator adoecera), sendo o ultimo datado de 3 de novem-
bro, redigidos todos em linguagem polemica, atacando as 
mesmas pessoas, os mesmos guabirus, e fazendo a defesa do 
redator-deputado. Arrematou (tratava-se de fase eleitoral) 
com quatro glosas ao mote: 

"Coitado! pobre Barao! 
Desta vez ficas mamado: 
Nem votos pra Senador 
Nem votos pra Deputado". 

Pela quarta vez reapareceu O Guarda Nacional: n . ° 1 
de 1848, a 23 de outubro. Mudara, apenas, a divisa, sob o ti-
tulo, para a seguinte: "Procuremos a todo custo obter e sus-
tentar a liberdade, a ordem, e melhorar a condigao e o es-
tado do cidadao brasileiro". 

Escreveu o redator, de inicio: "Nao entrava por certo 
nos meus calculos que o partido "saquarema", mais conhe-
cido nesta provincia por "guabiru", saindo da posigao mise-
ravel a que o haviam reduzido seus principios, e, mais do 
que tudo, os fatos monstruosos por ele mesmo praticados, 
galgasse o poder no dia 29 de setembro de 1848, e esteja hoje 
a frente do pais, dirigindo o timao do Estado e senhor do 
destino dos cidadaos brasileiros!" 

Com OS "guabirus" no poder — acentuou — achava-se o 
pais sob o cutelo do algoz e em perigo "a nossa liberdade, 
honra e vida". O Guarda procuraria, por todos os meios, 
"obter e sustentar a liberdade e a ordem", "promover os me-
Ihoramentos materials e morals de sua terra, melhorar a 
condigao e a sorte de seus patricios e repelir a influencia 
estrangeira na organizagao da politica". 

(6) Da pr6prla prisao Borges da Fonseca redigla seus jornals . 
(7) Nao era outro o crime, s e n a o . . . dellto de iraprensa. 
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Na edigao seguinte, sob o titulo "Advertencia", lia-se: 
"Alguem talvez se tenha persuadido que o G. N . , reapare-
cendo, tern por fim excitar os odios, promover intrigas e 
concorrer assim para a desuniao dos pernambucanos, como 
desde 1841 fizeram esses afamados periodicos saidos do seio 
do partido que hoje se julga dominante; mas quem quer 
que assim pensa engana-se redondamente. O G. N . e ho-
mem publico, tem principios, tem convicQoes, e e para de
fender esses principios e essas convicQoes, alias desde muito 
pronunciadas e conhecidas, que com algum sacrificio ele 
entra, novamente, em servigo". 

Apos outras consideragoes, concluiu: "O G. N . sabe 
conciliar a dignidade, que muito presa, com os interesses da 
politica que tem abragado". 

A publicagao continuou, normalmente, duas vezes por 
semana, desferindo tremendos ataques ao gabinete Migue-
lista, ao governo provincial, exercido por Herculano Ferreira 
Pena, e aos jornais situacionistas, principalmente o Diario 
de Pemambuco e A Uniao. 

Na edigao de 13 de novembro, o segundo editorial tra-
zia o titulo "A provincia esta em conflagragao". Referia-se 
ao movimento rebelde dos praieiros, que comegou no dia 7, 
anunciando as primeiras escaramugas. E concluiu: 

"Nao sou um revolucionario e nem homem sem sangue; 
por meu conselho nunca se fez uma vitima; mas tambem 
nao sou impassivel aos sofrimentos de minha Patr ia . Nao 6 
reagindo sobre um povo generoso e docil, como e o pernam-
bucano, e reagindo como fizera o sr. Pena, que poderia ele 
governar desempegadamente; as vidas, a propriedade, a 
honra dos praieiros nao sao objeto de jogo e do brinco de 
S. Ex.^. S. Ex.^ traiu seus antigos amigos e aliados, t raiu 
a deputagao pernambucana, faltou ao cumprimento de sua 
promessa; nao tem de que e nem de quem se quejixar: a 
culpa e de sua cabega e da camarilha que o dirige". (8) 

O periodico fez, enquanto possivel, a cobertura da Re-

(8) No artigo era referenda, embora sem assinatura, estava implicita a reda-
530 do deputado Jeronimo Vilela de Castro Tavares, um dos llderes praieiros, 
que logo mals iria juntar-se ao alto comando da Revolugao, no Interior do Esta-
do, para onde viajou a 31 de dezembro, com Nunes Machado e outros. 
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volugao Praieira, a par de comentarios de incitamento a 
lu ta . E, no seu n.** 11, o miliciano desenhado no alto da pri-
meira pagina voltou a usar a carabina em posigao de com.'-
bate . 

Anunciando (edigao de 1 de dezembro) o aparecimen-
to de mais um orgao defensor da situagao dominante, acres-
centou O Guarda: "Contem O Brado da Riazao dois artigos 
de fundo, e ambos tem por fim persuadir ao povo que os 
Guabirus sao uns anjos do ceu", e que "nos, os praieiros, 
somos uns demonios, amaldigoados por Deus Padre, Deus 
Filho e Deus Espirito Santo". 

Travou-se logo polemica, nao so em prosa, mas tamb#m 
em versos satiricos, como no arrematar desta glosa, na edi
gao de 13 de dezembro: 

"Mentindo nasceu O Brado, 
Ha-de mentindo morrer". 

Sobre o tema "Brasil", no artigo principal do n . ° 21 
(18 de dezembro), escreveu o redator: " . . .pobre pais! so 6s 
Estado livre e independente na geografia e no nome, por-
que, de f a t o . . . os marinheiros, os Ivisitanos, apoiados p>or 
filhos teus, bem que degenerados e infames, ainda te escra-
vizam e te prendem com os grilhoes da antiga metropole". 

A primeira pagina da edigao de 20 de dezembro trouxe 
um quadro em tarja, dentro do qual se lia, encimado por 
emblema fiinebre: "Morreu o sr. major Luiz Inacio Ribeiro 
Roma (9), proprietario desta tlpografia". As tres outras 
paginas ficaram em branco. 

Pouco mais viveu O Guarda Nacional, ocorrendo o seu 
definitivo desaparecimento apos o n . ° 25, de 3 de Janeiro 
de 1849 (Bib. Piib. E s t . ) . 

1843 

O PAISANO — Jornal de orientagao conservadora, en-
trou em circulagao a 23 de fevereiro de 1843, no formate de 

(9) Particlpante da Revolueao Praieira, morreu em conseqUfincIa de ferimen-
to que recebeu em combate, no inter ior do Estado, por Isto transferlndo-se para 
a capital. 
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22 X 16, com quatro paginas de duas colunas, sendo 
impresso n a Tipografia de M. F . de Far ia . Constava do ex-
pediente: " . . .saira as segundas e quintas-feiras e se vende-
ra n a loja de livros do sr . Pinto, no Largo do Colegio, por 40 
reis". Ainda sob o titulo, com a assinatura do Marques de 
Marica, vinha o conceito: "Os homens nos parecerao sempre 
injustos, enquanto o forem as pretensoes do nosso amor 
proprio". 

Num artigo de apresentagao de mais de tres paginas, 
dizia nao dar guarida em seu peito aos odios e rancorosoa 
ressentimentos que soem ter os contendores em politica, inda 
que nao seja isento de paixoes". 

"So a verdade limpa e pura Ihe saboreia: assim que 
desce a arena periodiqueira para pugnar pelos sacros foros da 
razao e da justiga", combatendo "as ideias que nao esposar". 

Continuou o editorial, defendendo a administragao de 
Francisco do Rego Barros (Barao da Boa Vista) e condenan-
do "as fraquezas da oposigao". 

Em seu numero 4, a proposito das conjecturas em tor-
no da "descoberta" do seu redator, frisava uma nota: "O 
Paisano declara, em alto e bom som, que nao e nenhum 
frade, nem pescador, mas que tambem nao dira quem seja". 
E seguiu seu caminho, enfrentando os jornais da oposigao, 
sem mais outro assunto alem de aplaudir o Ministerio de 20 
de Janeiro e tecer encomios ao governo provincial. 

Circulando regularmente, a principio duas vezes, depois 
uma, por semana, maior espago de tempo decorreu entre os 
n s . 17 e 18, que circularam, respectivamente, a 11 e 27 de 
maio, declarando, no segundo, nao haver arrepiado a carrei-
ra; e "agora tem sobejas razoes para redobrar esforgos, a 
fim de que a oposigao nao ganhe terreno". fi que haviam 
saido em campo mais dois orgaos praieiros. 

Sem deixar de manter em piano alto sua linguagem 
polemica, O Paisano cuja redagao era atribuida a Joao Flo-
ripes Dias Barreto, viveu ate o n . ° 22, datado de 7 de julho 
(Bib. Pub . E s t . ) . 

O INDIGENA — orgao politico, trazendo sobre o titulo 
o desenho, em xilogravura, de um indio e, abaixo, a divisa 
"Liberdade ou Morte!", saiu a lume no dia 13 de maio de 
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1843. Formato de 28 X 20, com quatro paginas a duas colu-
nas largas de composigao. Impresso na Tip. Imparcial, 
adotou o Expediente a seguir: " . . . s a i r a por ora todas as 
semanas, em dias indeterminados, que serao anunciados an-
tecedentemente. Subscreve-se para ele a 1$000 por quartel 
6 vendem-se a 100 reis os numeros avulsos na loja de livros 
da rua do Colegio n.<* 13". Redagao atribuida a Jeronimo 
Vilela de Castro Tavares e ao padre Francisco Muniz Ta-
vares. 

Prolixo artigo de tres paginas fez a apresentagao do jor-
nal, abordando o estado de decadencia e sofrimento do pais, 
para dizer da necessidade de evitar a ruina "iminente sobre 
esta bela porgao da America", tarefa a que se impunha O 
Indigena, ja indicando as causas, ja denunciando a Nagao 
OS seus autores. Aludiu a historia do Brasil depois da inde-
pendencia, sob o dominio dos "mesmos homens, dominados 
pelos mesmos erros". 

Rememorou deportagoes arbitrarias, os movimentos re-
volucionarios, perseguigoes... Implantado o sistema monar-
quico representativo, nem assim houvera uma tregua. Cri-
ticou "OS homens da politica de 19 de setembro" (1837); "o 
gabinete de 23 de margo (1841), esse governo coberto de 
crimes", e o ultimo, de 20 de Janeiro (1843), que procurava 
agravar os males do pais. 

Concluiu conclamando, "para um mesmo centro poli
tico, todos OS brasileiros honestos", quaisquer que tenham 
sido suas crengas, para, "arvorando o estandarte da nacio-
nalidade", com "a divisa — Liberdade ou Morte! — esma-
gar "OS incorrigiveis inimigos do Brasil". 

Publicagao regular, constava a sua materia de dois a 
tres longos artigos, sem qualquer outro assunto que nao a 
politica, censurando, a proposito de tudo, o governo central; 
e comegou, no n . ° 5, a polemizar com o Diario de Pemam-
buco, em torno da desaprovagao imperial da proposta que 
indicava Jeronimo Vilela para lente do Curso Juridico. 

Manifestou-se contra a centralizagao; dedicou mais de 
um editorial a "interpretagao do Ato Adicional"; afirmou, 
num titulo, que o "governo, e nao a oposigao, tem procura-
do destruir as instituigoes do pais"; combateu a "influencia 
do governo nas eleigoes", a degradagao das Camaras, a "oU-
garquia no Bras i l " . . . 
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O n . 18, de 7 de setembro, ocupou tres paginas com 
uma ode e um editorial a respeito da data, que a redagao con-
siderava "uma gloria dos brasileiros". 

Alem da continua rusga com o chamado Diaiio Velho, 
o orgao anti-governista entrou a doestar, desde outubro, 
com o novo periodico A Estrella. No mes seguinte era o pro-
prietario da Tipografia Imparcial, Luiz Inacio Ribeiro Roma, 
"citado para apresentar a responsabilidade dos primeiros 
artigos dos ns. 22 e 24 d'O Indigesna", nos quais a Promoto-
ria viu frases "injuriosas a pessoa augusta de S. M. o Im-
perador". Acentuou a nota redacional sobre o assunto: "O 
grande piano dos nossos salteadores politicos e intrigar a 
oposigao com a Monarquia". 

Iniciado o processo, apresentou-se, espontaneamente, o 
oficial reformado de prfmeira linha Francisco de Paula Car-
neiro Leao como autor e responsavel pelos artigos incrimi-
nados, contra o qual prosseguiu a demanda. Pronunciado 
em audiencia de 1 de dezembro, pelo juiz municipal Vicente 
Ferreira Gomes, da 3.^ vara, foi preso. 

Terminado o ano com o n.° 32, de 20 de dezembro, o 
subseqiiente so foi publicado no dia 16 de Janeiro, declaran-
do a nota de abertura da primeira pagina: "Tendo de conti-
nuar a nossa tarefa no presente ano de 1844, anunciamos 
aos nossos leitores que nutrimos os mesmos sentimentos, te-
mos as mesmas opinioes e nos achamos no mesmo posto. 
Defender os direitos do povo contra as prepotencias do go-
verno sera sempre o nosso fim; e enquanto os negocios do 
Brasil estiverem no mesmo pe, seremos um soldado constan-
te nas fileiras da oposigao. Guerra &, tirania, Liberdade ou 
Morte — continua a ser a nossa divisa". 

Depois, a 5 de fevereiro, estampava o seguinte: "Fazen-
do-se precisa a publicagao d'O Indigena mais de uma vez 
por semana, advertimos que, para nao alterar a subscrigao, 
correra a mesma por numeros, tendo direito a doze niime-
ros quem der 1$000; a 24, quem der 2$000. 

Em comentario intitulado "Viva a Liberdade de Im-
prensa!", O Indigena, de 29 de fevereiro, deu ciencia do re-
sultado do juri do dia 24, que absolveu, por unanimidade, o 
autor dos artigos denunciados como injuriosos a pessoa do 
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Imperador . O reu teve como advogados Joaquim Vilela de 
Oastro Tavares, Jos6 Antonio Pereira Ibiapina e Filipe Lopes 
Neto J r . Nada obstante, o responsavel Carneiro Leao so foi 
p6sto em liberdade a 4 de margo. 

Na mesma edigao vangloriava-se o semanario com a 
queda do Ministerio de 20 de Janeiro, esse filho primogenito 
do dia 23 de margo, seguidor da detestavel politica de 19 de 
setembro", com o que principiava "a derrota da oligarquia". 

Ent re tan to , O Indigena permaneceu em expectativa, en-
tretendo-se em expor "as quixotadas" do Barao da Boa 
Vista. 

O novo Ministerio, organizado a 2 de fevereiro, de for-
magao liberal, mereceu-lhe franco apoio a part i r da edigao 
de 18 de maio, por haver assinalado sua ascengao ao poder 
com a concessao da anis t ia . Depois (edigao de 12 de junno) , 
regozijou-se a redagao com a posse do presidente da Provin-
cia, Joaquim Marcelino de Brito, uma vez afastado do poder 
o Barao da Boa Vista, Francisco do Rego Barros . 

Na edigao do dia 26, elogiava o Imperador, que procla-
m a r a "uma politica de justiga, de imparcialidade e de con-
ciliagao". 

Sem mais alteragoes, u m a vez deposta a a rma do com-
bate, veio O Indigena a encerrar sua existencia com o n . ^ 
59, de 8 de julho de 1844 (Bib. Pub Est . e Bib. do Ins t . 
A r q . ) . 

O COMETA — "Quem nao quer ser lobo nao Ihe veste 
a pele" — Tendo esta maxima como divisa, iniciou o peque-
no jornal (22 x 16) sua circulagao a 19 de maio de 1843, 
com quatro paginas, impresso na Tip . Imparcial, de L. I . 
Ribeiro Roma, k rua da Praia n . ° 55. 

Fazendo oposigao ao gabinete ministerial, fundou-se a 
folha para participar da campanha politica a que se vota-
vam o Diario Novo, O Guarda Nacional, O Indigena e O Na-
zareno. Prometia "desmascarar a impostura, fazer conhe-
cidos OS autores de nossos males, os traidores do Brasil, de
fender a honra e pugnar pela Liberdade". 
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O editorial de apresentagao explicava, a seguir, o moti-
vo por que adotara tal titulo: "Primeiramente, porque foi 
na duragao do atual governo que apareceu um desses plane-
tas, cujos efeitos, tendo sido assas sensiveis, ainda nao pu-
deram ser explicados pelos mais habeis astrologos e enten-
dedores da materia, fenomeno admiravel, que parece vir 
anunciar-nos uma nova era e outra idade". Em segundo lu-
gar, esperava que o periodico, sendo "um planeta politico", 
pudesse operar "algumas mudangas no corpo moral da so-
ciedade", estendendo suas influencias a toda a provincia e 
predispondo os animos "para a revolugao que nos espera". 

A politica situacionista do Estado e, em particular, a 
administragao do Barao da Boa Vista foram criticadas acer-
bamente, nas edigoes seguintes, inclusive em versos, sempre 
sem assinatura. Uma serie de quadras satiricas — "A.B.C." 
— na terceira edigao do semanario, comegou assim: 

"Ajudai-nos, Deus supremo, 
Tende de nos compaixao, 
Permiti que va por terra 
O governo do Barao". 

A partir do n . " 6, o titulo O Cometa foi encimado por 
um cliche redondo, de cinco centimetres de diametro (de-
pois substituido por um quadrangular), representando o rlo 
Capibaribe, casas a margem, o ceu estrelado e um cometa 
de grande cauda. Aos lados do desenho, a data e o numero 
de referencia da folha, em sentido vertical. Nalgumas edi-
Qoes, o cliche aparecia multicor, servigo feito a mao, habil-
mente, apos a impressao. 

Tendo comegado a sair uma vez por semana, passou 
depois do n . ° 19, de 30 de setembro, a contar diferengas de 
mais de um mes entre cada edigao. Assim e que o 21.*^ so 
apareceu a 30 de Janeiro de 1844. Ficou entao saindo ora 
uma, ora duas vezes por mes. 

Com o n . ° 25, de 15 de abril, foi suspense, para voltar 
a 17 de agosto, tambem de 1844. Seu editorial de abertura 
dizia: 

"Caiu o Barao e nos suspendemos o nosso curso, porque 
julgamos eclipsada a sua ma Estrella e todos os seus sateli-
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tes; enganamo-nos, porem, e agora vem surgindo, opaca, la 
pelos montes Guararapes. 

"O Cometa, portanto, reaparece, com todo o seu fulgor, 
e quern tiver rabo de palha nao se ponha no camlrLho, por-
que estamos resolvidos a nao deixar intactos todos Ssses 
meteoros de sinistro agouro". 

Entrou a folha a publicar-se, de novo, semanalmente, 
tomando como alvo principal de seus ataques os conserva-
dores Maciel Monteiro e Nabuco de Araujo Junior, comba-
tendo, com furia, a candidatura do segundo a deputagao ge-
ral e atribuindo-lhe a redacao do novo periodico baronista 
O Guararapes. 

Outra vez suspenso, com o n . ° 29, de 7 de setembro, so-
freu ai maior tregua, so ressurgindo mais de um ano depois, 
a 28 de novembro de 1845. Sob o titulo vinha a quadra: 

"Quem diria, caso virgem! 
Que, a forga de ventos sus, 
Um Cometa apareceu 
Que arrazou os guabirus!" 

(Oliveira — Descrigao do Cachanga; . 

Ainda foram publicados alguns numeros, ora com seis, 
ora com quatro paginas, cheios de ridiculo contra os baro-
nistas, tanto em prosa, dialogada, quanto em longos versos 
chistosos. 

Findou a existencia d'O Cometa com o n.*' 34, datado 
de 15 de Janeiro de 1846, em cujo editorial, saudando o ano 
novo, dava gragas a Providencia por achar-se "dirigindo a 
nau do Estado um gabinete patriotico" e por manter-se na 
presidencia da provincia "o honesto magistrado Chichorro 
da Gama". 

"Escrito pelo padre Joao Capistrano de Mendonga" — 
registou Alfredo de Carvalho (obra citada) — o jornal teve 
"grande voga, e o seu titulo, recordando o cometa de 1843, 
passou como alcunha ao redator, que ficou conhecido por 
Frei Cometa". 

Segundo referencias da epoca, tambem foi redator da 
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folha o ecletico Jeronimo Vilela de Castro Tavares (Bib. 
Pub E s t . ) . 

O CHORA-MENINO — Pequeno orgao conservador (22 
X 16), apareceu, com quatro paginas de duas colunas, no 
dla 29 de maio de 1843, Impresso na tipografia de Manuel 
Figueiroa de Faria. Via-se, sobre o titulo, uma vlnheta fii-
nebre. Abaixo, assinado por Um imitador de Bocage, a 
quadra: 

"Vos que as vossas impias vidas 
Zelosamente guardals, 
Como querels, 6 perversos! • 
Roubar a vida dos mals?" 

Em tres paginas e mela de "Introdugao", o redator reca-
pitulou OS "sels anos de tranquHidade e seguranga" que vi-
vera a provincla. Na coluna restante, dizla o "Programa": 
"O Chora-Menino tern por objetlvo a recordagao das artima-
nhas e tralgoes dos fingidos liberals, desses que tern sldo 
causa de intempestlvas revolugoes, dando lugar a se derra-
mar inutllmente o sangue braslleiro, a despelto de todas as 
leis dlvlnas e humanas, bem como aconteceu no lugar aci-
ma citado, donde este perlodlco derlva o seu titulo (1) . O seu 
fim e a paz, e por ela nao cessara de fazer votos ao Deus do 
Brasil". 

So na edigao segulnte apareceu o magro Expediente: 
"Vende-se na Praga da Independencia, loja de livros ns . 6 
e 8, a 20 reis". 

Contlnuando, cada editorial constitula a medida exata 
de uma edigao, medida que, ate o ultimo niimero, nao so-
freu alteragao. O redator comentava, exaustivamente, os 
sangrentos fatos de doze anos atras, vltuperando, com 
energia, a politica liberal e exaltando o chamado partido 
"da ordem", ou seja o Conservador. Alnda no n.*^ 2, repe-
lindo insinuagoes da Imprensa oposicionista, escreveu: 

(1) Mais de cem anos decorridos, permanece o nome de Chora Menlno, com 
a mudanca, apenas, de Camptna para Praga . Quando da revolta de se tembro de 
1831 — a Setembrizada — foram all massacrados diversos soldados rebeldes e, 
segundo a lenda, quem passasse, tempos depols, k noite, pelo local, ouvia chdro 
de meninos, os fllhos das vit lmas. "A Setembrizada" 6 t i tulo de um livro do histo-
rlador Milton F. de Melo, sobre aqugles acontecimentos. Recife, 1951. 
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"Se esta folha e carta de convite para o enterro, como 
diz O Cometa, nao e fora de proposito que se trate do fune
ral, quando a opos'gao so fala em matar; se e obra da mais 
supina ignorancia, como diz O Guarda, para que tantas 
iras?" 

Noutro top'co: "Os 1250 exemplares do primeiro niime-
ro desta folha, vendidos, em menos de 48 horas, em uma 
so loja, sao uma das mais evidentes provas de que a ilustra-
da populagao desta cidade e, com especalidade, a numero-
sa classe dos Leoes do Brasil, nao sao indiferentes a voz 
d'O Chora-Menino, com o que ele muito se lisonjela". 

Dirigindo-se, infalive'mente, aos Leoes do Brasil, como 
simbolos da ordem e da paz; atacando a "ja desacreditada, 
vencida e atordoada oposigao", sem personalizar nomes, a 
nao ser dos jornais adversos, em linguagem candente, O 
Chora-Menino, que clrculava semana'mente, deu a estampa 
dez edigoes, a ultima das quais datada de 31 de julho, quan
do o redator dec'arou retirar-se, vitoriosamente, do campo. 
E o fez em proLxa "Declaragao", afirmando peremptoria-
mente: "O redator desta folha e o mesmo que a oposigao 
indica". Era o padre Joao Barbosa Cordeiro (Bib. Piib. 
Es t . ) . 

O ATHLETA — Periodico I'beral, comegou a circu''ar a 
2 (1) de setembro de 1843, em formato de 30 x 20, com 
quatro paginas a duas boas colunas de composigao Desti-
nado a sair semanalmente, cobrava 1$000 por assinatura 
trimestral e 100 reis por exemplar. Redagao a rua do Co-
legio (quarteirao Sul da atual rua do Imperador) n . 13, 
sendo impresso na Tip. Imparcial, de L. I . Ribeiro Roma. 
Sob o titulo, fazendo pendant com o Expediente, lia-se a 
direlta: 

" Valor, constancia, 
Virtude, esforgo, os unicos remedios 
Sao dos males da patria. Lamenta-la, 
Chora-la em 6c'o vil e ser covarde, 
fi nao ser cidadao, nao ser Romano". 

("Catao", por Garre t ) . 

(1) Nao no dla 3, como registou A. de Carvalho. 
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Do editorial de apresentagao constava: " . . . v e m hoje 
O Athleta trazer ao edificio soc al o contingente de que Ihe 
e devedor, denunciando a Nagao, o linico soberano, os des-
mandos e arbitrariedades do poder". Trataria de "defender 
OS direitos do povo, combater a i d e a de centralizagao e 
mostrar que ela, longe de firmar a unidade das provincias, 
a destroi; sustentar, com toda forga quanto tiver, a invio-
labilidade da Constituigao" e, finalmente, demonstrar "que 
uma revolugao geral, em todo o BrasU, e inevitave\ atento 
o estado em que se acham todos os elementos soc.ais". 

Outro editorial denunciou que o governo, "matando a 
liberdade de imprensa", promov-'a revolugoes; e Mestre 
Braz, em artigo, ridicularizava a intolerancla dos partidos. 

Um "Post Scriptum", na edigao seguinte, dava alviga-
re^ra noticia: "Temos a satisfagao de anunciar aos leitores 
que OS jornais chegados no vapor "Imperador" trouxe-nos 
(sic) a noticia de haver caido, na Camara dos Deputados, a 
taxa de cinco reis sobre os periodicos, ficando substltuida 
por um imposto sobre as tipografias, igual ao que pagam 
as lojas. E um triunfo inesperado, que a Nagao ganhou 
contra a tirania dos nossos opressores". 

O assunto mereceu longo editorial no n . ° 4, em que 
frisou o articulista nao poderem os jornais sustentar-se se 
porventura vingasse a taxa de cinco reis por exemplar pu-
blicado. 

Circulou O Athleta regularmente, dotado de artigos 
prolixos, as vezes assinados por Leonidas ou O Despertador, 
alem das est 'radas de Mestre Braz, tudo dentro do progra-
ma politico enunciado, investindo contra os jornais que 
defendiam o gabinete ministerial e contra a administragao 
de Francisco do Rego Barros (Barao da Boa Vista) . 

Teve curta existencia o periodico em aprego, que se ex-
tinguiu com o n . 7, de 21 de outubro (Bib. Piib. E s t . ) . 

O CATHOLICO — Impresso na Tip. de M. Figueiroa 
de Faria, em formato de 22 x 16, com quatro pag nas de 
duas colunas, circulou o primeiro numero a 3 de setembro 
de 1843, para pub'icar-se semanalmente, aos domingos. 
Subscrevia-se "na Praga da Independencia, livraria, ns . 6 
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e 8, a 600 reis por quartel, pago adiantado". Em pendent 
com o Expediente, lia-se, aba^xo do titu'o, a direita: "Deus 
nos elegeu em Cr sto antes do estabelecimento do mundo, 
pelo amor, que nos teve, para sermos santos e imaculados 
diante de seus olhos" (Sao Paulo aos Efiseos). 

Seu programa foi enunciado no comentario final da 
ed'gao de estreia, sob o titulo "Advertenc-a". Dedicava-se ao 
"utilissimo f.m de a^entar a Fe Catolica e de inspirar as vir-
tudes cristas", jamais descendo "a persona'idades sempre 
odiosas e contrarias a Caridade". Receberia corresponden-
cias e comunicados, "fugindo, todavia, de t ra tar assuntos de 
controvers^a, que mal assentam em um pequeno periodico e 
que nao estao ao alcance de todas as pessoas". E acrescen-
tou: " . . . e m negocios de salvagao eterna nao admitimos to-
lerancia de doutr inas". 

C'rculando ininterruptamente, o periodico nao se afas-
tou do caminho tragado, divulgando artigos doutrinarios do 
Evangelho, variedades, ensinamentos cristaos, etc. 

Publicaram-se, ao todo, 57 edigoes, a liHima das quais 
datada de 29 de setembro de 1844 (Bib. Pub . E s t . ) . 

A ESTRELLA — Trono e Constituigao. Progresso e Or-
dem — Em formato de 37 x 25, com quatro paginas de tres 
colunas a 16 ciceros, estreou sua circulacao no dia 4 de 
outubro de 1843, obedecendo ao seguinte Expediente, co-
locado, em faixa, abaixo do titulo: " . . . publica-se uma ou 
duas vezes por semana na Tipografia do Dlario, de M. F . de 
Faria . Subscreve-se na loja de livros da praga da Indepen-
d e n c a ns . 6 e 8, cinqiienta numeros por 5$000 pagos adian-
tados, e mais $800 do porte das folhas, quando estas forem 
remetidas pelo Correio. Esta fo'ha nao se vende por ora 
avulsa; os srs. subscritores, porem, que desejarem alguns 
exemplares de mais paga-los-ao a razao de 100 reis por 
folha". 

D'zia o artigo-programa, sob o titulo "Nossa divisa": 
"Cremos, e cremos firmemente, que a Nagao Brasile ra nao 
pode existir sem Trono e sem Constituigao; que a desapari-
gao da Monarquia seria o mesmo que a an^quilacao da 
Nagao. Queremos, pois, o Trono, mas um trono inabalavel e 
solido, rodeado de todo o esplendor e majestade que e possi-
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vel, um trono que esteja superior a atmosfera das discus-
soes, um trono que de luz e vida, como o sol, e nao que re-
flita luz alheia, e ja opaca, como a lua. Queremos Consti-
tuigao; mas uma constltuigao respeitada e acatada, como a 
Area Santa, na qual ninguem ouse tocar impunemente, sem 
missao legitlma para o fazer". 

"Tambem entendemos que a humanidade deve progre-
dir" — acentuou, adiantando que animaria o progresso 
"material e moral da nagao", das "fontes de riqueza", dos 
"conhec-mentos uteis", da "aplicagao ao trabalho", da 
"educagao familiar" e da "difusao das luzes". 

"Quanto a ordem, ela esta tao identificada com o go-
verno, tao freqiientes sao os excessos em que caem aqueles 
que tomam a peito endireita-la, que nao se pode defender a 
ordem sem defender o governo. Contudo, a nossa defesa ao 
governo se limitara aqueles atos que julgarmos justifica-
veis". 

Concluiu afirmando que A Estrella nao era a continua-
gao "de outro qualquer periodico; se algum Ihe cedeu o passo, 
nem por isso Ihe legou os principios ou as ideias". 

O segundo numero abriu com o Aviso a seguir: "Nao 
duvldamos rceitar, e antes receberemos com prazer, os escri-
tos que OS nossos leitores tiverem a bondade de nos comuni-
car, uma vez que sejam conformes com a nossa doutrina e 
com OS nossoj fins, e sejam entregues no escritorio do Diario 
de Pernambuco, ao Editor desta folha". 

Constituiu-se o periodico, cuja redagao estava a cargo de 
Francisco de Paula Batista, de extensos e bem elaborados 
artigos, versando diferentes assuntos, como as doutrinas 
liberals, equilibrio e ordem soc'al e outros de carater dou-
tr.nario; "Ligoes da Experiencia"; "Agricultura"; "Noticias" 
e "Revistas dos jo rnas" , nao faltando tambem transcrigoes 
e novelas em folhetim, ocupando este o rodape de tres a qua-
tro paginas. Em longo comentario, no n . ° 10, sobre a tra-
dugao do "Curso da Historia da Filosofia", de Victor Cousin, 
A Estrella rendeu homenagem, "em nome da Filosofia e da 
Literatura Nacional", ao escritor Ant6n:o Pedro de Figuei-
redo, o Cousin fusco. 
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A edigao de 2 de dezembro (n.*' 18) foi dedicada ao ani-
versario natalicio de D. Pedro II, saindo a primeira e a se-
gunda paginas circuladas de vinhetas, cada uma com um poe-
ma (sem assintura) de saudagao ao jovem monarca, tambem 
endeusado no editorial de mais de uma pagina. 

1 
Apos haverem os redatores repousado "durante a fes-

ta", em seguida ao n . ° 24, de 22 de dezembro, so voltou a 
liga A Estrella no dia 30 de Janeiro de 1844, dedicando toda 
a edlgao a reduzido folhetim e imenso retrospecto do ano 
transato, "uma volta rapida" ao globo, uma vista d'olhos ao 
passado". 

Pouco a pouco vinha o orgao por excelencia doutrinario 
refutando insinuagoes da imprensa oposiconista, principal-
mente o Diario Novo e O Indigena, fazendo-o, inclusive, 
atraves da secao "Revista dos jornais". 

A respeito do corpo redac'onal, salientou, no n.** 33: 
"Para a nossa folha escrevem pessoas que nao fizeram con-
trato algum com quem quer que seja, e a maior parte delas 
OU nao sao empregadas ou sao de tal categoria que em nada 
dependem do governo". A secao referida, que se manteve 
em constante atrito com os jornais adversos, adotando, po-
rem, linguagem e^evada, foi suprim'da com a edigao de 27 
de abril (n.° 42), porque nada podia produzir de util "nem 
de agradavel" para os leitores. 

A mudanga do Ministerio, a substituigao do Barao da 
Boa Vista na Presidencia da Provincia, a dissolugao da Ca-
mara eletiva e "as contradigoes da politica" nao abalaram 
a orientagao doutrinaria d'A Estrella, que se dizia (n .° 51, 
de 20 de junho) "voluntariamente encarregada de uma mis-
sao de paz e de concordia, acima de todos os interesses pes-
soa's e das mesquinhas consideragSes da politica de peda-
gos". De vez em quando rebatia censuras da imprensa da 
oposigao. 

Proporcionou duas unicas edigoes de seis paginas — 
ns . 55 e 59 — nas quais inseriu longos discursos dos sena-
dores Honorio Hermeto Carneiro Leao e Jose Clemente 
Pereira. 

Prosseguiu a existencia do bem elaborado orgao ate o 
n.o 68, de 16 de setembro de 1844 (Bib. Piib Est . ) . 
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1844 

O AMIGO DOS HOMENS — orgao de propaganda do 
Catolicismp (1), comecou a circular a 7 de jane'ro de 1844, 
em formato de 31 x 21, com quatro paginas de duas colunas 
largas. Traba^ho grafico da oficna de Santos & Compa-
nhia, a rua da Cruz (atual do Bom Jesus), D. 36. Acima do 
titulo via-se uma vinheta de simbolos religiosos, e, abalxo, 
em franees e portugues, o conceito: "A religiao crista, que 
parece destinada so para o bem da vida futura, faz a nossa 
felicidade, ainda mesmo na vida presente" (Montesquieu, 
"Esp. das Leis", Cap. 3, L. 24) . 

Destinada a distribu'r-se gratuitamente, cada semana, 
a folha visava ao "ensino e propagacjao da "santa fe catoli-
ca", em estilo "simples, claro e doutrinal", para que fosse 
inteligivel aos menos instruidos. Publicaria "as noticias re-
cebidas de estranhos paises, ou quasquer outros objetos in-
teressantes, respectivos a Religiao". 

A materia do primeiro numero constou de "Explanagao 
do Evangelho", "Historia Sagrada", "Escritura Santa" e 
"Doutrina Crista". Assim prosseguiu a Jornada dominical 
do periodico, inserindo apenas materia doutrinaria, em obe-
diencia aos temas iniciais, acrescidos de "Moral", "Direito 
Divino", "Conversoes a Fe Catolica" e a secao "Exterior". 

Circu^ando com a maxima regularidade, o derradeiro 
numero do ano fo; o 52.°, datado de 29 de dezembro (2) 
(Bib. do Inst. A r q ) . 

Prosseguiu a publicacao em 1845, reduzido o formato 
para 22 x 16, passando ao padrao de oito paginas. Assim 
no ano seguinte. Em 1847, a vinheta colocada sobre o cabe-
calho foi substituida pelo emblema IHS. Era impressor Jose 
dos Santos Torres. Nenhuma alteracao no programa dou-

(1) Segundo F. A. Pereira da Costa — "Anais Pernambucanos", vol. Vm, 
pag. 437 — O Amiga dos Homens foi fundado pelo bispo portugues, radicado no 
Brasil, d. Tomaz de Noronha e Brito, e mantido pela Assoclagao de Propagagao 
da Fe, tambem criada pelo douto prelado. 

(2) Em seu primeiro ano, O Amiga das Hainens nao apresentou, do primeiro 
ao ultimo numero, nenhuma indicacao do local onde era editado. Sem notas de 
Expediente nem materia noticiosa, tambem nao foi possivel sabe-lo atrav^s dos 
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trinario. Encerrou o ano mencionado o n . ° 204, de 26 de 
dezembro. Teria contlnuado em 1848, do que nao ha indi-
cios (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (3) . 

O JOAO POBRE — Folha mensal, de critica politica, 
saiu a lume no dia 21 de margo de 1844, confeccionada na 
Tip. Imparcial, de L. I . Ribeiro Roma, em formato de 21 x 
15, com quatro paginas de duas colunas. Sobre o titulo 
via-se o cliche de uma garga, ocupando grande espago. 
Abaixo, a quadra seguinte: 

"Se falar dos Franciscanos 
Pode Nabuco, que e nobre, 
Falar dele e da mais sucia 
Pode muito bem O Joao Pobre. 

(Floripes, Cap. 6. § 39) . 

O editorial de apresentacao limitou-se, em ma's de uma 
pagina, a justificar o titulo, descrevendo a persona'idade em 
que ê e se encarnava: o entao deputado Jose Tomaz Nabuco 
de Araujo Junior. A redagao estaria a cargo do padre Joao 
Capistrano de Mendonga (1) . 

Saiu a 22 de abril o segiindo numero, so com um longo 
artigo de critica aos politicos situacionistas. 

A partir do n . ° 3, que so saiu a 20 de agosto de 1845, a 
folha substituiu a quadra, que trazia sob o titulo, por esta 
outra: 

"Quern nao conhece 
Mestre Nabuco, 
Veja o retrato 
Desse maluco". 

artigos de doutrina, de modo que poderia circular, como orgao local, em qualquei 
centre dominado pela lingua por tuguesa . So se identlflcou como tendo redagao 
no Recife por causa da casa impressora . 

(3) Nas duas bibliotecas indicadas nao existem mais do que raros niimeros 
soltos, dos anos de 1845 e 1847. 

(1) Conforme o registo de Alfredo de Carvalho, nos seus "Anais". Entre tanto , 
mais pr6ximo da existencia d'O Joao Pobre, o diarlo O Liberal Pemambucano, 
de 26/2/1857, atr ibuiu a paternidade do jocoso orgao ao poeta e jornallsta Jero-
nlmo Vilela de Castro Tavares . 
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Passou entao a circular quirizenalmente, atacando e ri-
dicular'zando Nabuco de Araiijo, sempre encarnado na figu-
ra do Joao Pobre, que, segundo a catilinar:a redaciona\ so se 
interessava por dinheiro, apoiando "praieiros" e "guabirus", 
conforme a ocasiao. Acrescentava aos longos artigos alguns 
poemas jocosos, tais como "Poesia de Joao Pobre" e "Man-
damentos da lei de Joao Pobre". O sexto e ultimo numero 
teve a data de 2 de outubro de 1845 (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac). 

GAZETA DO POVO — 6rga.o de oposigao ao governo 
provincial, surgiu no dia 28 de margo de 1844, em formato 
de 21 X 15, com quatro paginas, impresso na Tip. Impar-
cial, de L. I . Ribeiro Roma. L'a-se no expediente (colocado 
ao fim da quarta pagina): "A Gazeta do Povo saira quando 
puder e nao tem assinantes. Quem quiser le-la ha-de com-
pra-la, e seu preco, que e inalteravel, e 40 reis. O Diario 
Novo av'sara o dia em que sair a luz esse defensor dos direi-
tos do povo". Sob o cabegalho, a quadra: 

"Ah! Se de brio estimulos nao sentes 
No coragao, e livre ser nao sabes, 
Manada vil, sabe servir ao menos, 
E sofre, e cala, e nunca mais te queixes". 

(Casti. An. Par i . ) 

O artigo de apresentacao propugnou pela Liberdade, 
arvore que, tendo crescido no Imper.o da America, sem que 
fosse regada por alguem, estava "quase seca, amortecida a 
forga de maus tratos e dos ardentes raios do Sol do despo-
tismo". A epoca era "das armas e nao das dancas; batem-
nos a porta a bancarrota, o despotismo, a imoralidade; 
cumpre um remedio — alerta!" 

Esclareceu, noutro topico: "Eu sou do povo. Nao repre-
sento interesses de alguem; meu unico interesse e a liberdade, 
6 a ordem e estabilidade de meu pais". E concluiu: "Se que-
remos ser livres, eu o repito, fagamos esforgos, unamo-nos 
como em coluna serrada contra os mandoes da oligarquia". 

Noutros dois artigos, atacava o Diario Velho (cognome 
do Diario de Pernambuco) e a Assembleia Provincial que nao 
t inha mais "espirito publico". Um soneto satirico comple-
tou a edigao. 
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Continuando, ocupou-se a Gazeta do Povo, exclusiva-
mente, em criticar a administragao do Barao da Boa Vista, 
seus auxiliares diretos e os jornais governistas, atr^buindo-
Ihes apeUdos e epitetos. Ja no n . ° 3, congratulava-se com a 
renuncia do Pres'dente da Provincia, que ia para o Rio de 
Janeiro combater o M!nisterio de 2 de fevereiro, que Ihe era 
adverso e, segundo o editorial do n.*' 4, "veio d'alguma ma-
neira aquietar nossos espiritos, dando-nos as mais lisonjei-
ras esperangas de obtermos melhoramentos a nossos males". 

Nao passou do quarto numero, datado de 6 de maio 
(Bib. Piib. E s t . ) . 

A MARMOTA — Pequeno jornal de crit:ca po^itica, im-
presso na Tip. de L. I . R. Roma, formato de 21 x 15 e 
composto em coluna larga, com quatro paginas, circulou o 
primeiro numero a 12 de abril de 1844. Sob o titulo via-se 
a quadra: 

"Nesta marmota perfeita 
Verao todos os leitores 
Quais sao os aduladores 

Do Barao!! 

Abaixo, figurava o cMche em xilogravura, de um burro em 
p6, bem vestido, com livros nas maos, olhando para uma 
cadeira, ao lado, que tinha no espaldar a palavra "Secreta-
r ia". Ocupou quase toda a primeira pagina a legenda "O 
Gago", seguida desta outra quadra: 

"Diga se eu tenho razao 
Qualquer que este caso veja: 
Nao quero ma's amizade 
Com gente que me gagueja". 

(Maricas-Freira. Tom. I . pag. 25) 

O editorial de apresentagao, ocupando quase todo o res-
tante do jornal, dizia ser ele governista, porque no governo 
t inha encontrado todas as facUidades para viver folgada-
mente, fazendo fa^catruas, arranjando o que queria, ate 
mesmo amores. Era uma satira tremenda ao Presidente da 
Provincia, Barao da Boa Vista, e seus aulicos. 

Datado de 24 de abril, publicou-se o segundo e ultimo 
numero, em cuja primeira pagina se via outra xilogravura: 
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uma marmota mesmo, firme sobre os pes, com fraque e co-
lete, tendo a mao esquerda um livro e, a direita, por c m a 
de um movel, um mago de pape's, em que aparecia a pala-
vra "Logica". A legenda era "O Logico", tendo abaixo esta 
diferente quadra: 

"Se foi secretario o Gago, 
Pra tal tambem tenho jeito, 
E quanto a Patifar as 
Eu muitas ca tenho feito". 

(Chalaga, Tom. 5, pag. 98) . 

O editorial teve o mesmo feitio satirico-humoristico, se-
gu'do de notas ligeiras nas quais se rldicularizava o ter o 
Barao largado a Presidencia, terminando cada periodo da 
"Fantasia" a frase: "Chora, povo, chora, minha negra!" 
(Bib. Pub. Es t . ) . 

O GUARARAPES — "Mais um filho da imprensa", es-
treou sua publ.cagao a 8 de agosto de 1844, em formato de 
30 X 21, com quatro paginas de duas boas colunas. Impres-
so na tipografia de M. F . de F a r a , custava 80 reis o exem
plar, sendo redigido por Jose Tomaz Nabuco de Araujo Ju
nior. Lia-se sob o titulo: "Homens cujos principios foram 
repeMdos pelos poderes politicos naconais entendem que os 
devem prevalecer tentando revolucionar o Imperio" (pro-
cTamagao de S. M. I . aos brasileiros, em 19 de junho de 
1842) . 

Entrando na "liga politica", consoante o artigo-progra-
ma, comegou por dizer da necess'dade de cortejar a opiniao 
publ'ca, contra a qua! nada havia que se sustentasse, depo-
sitando-lhe toda confianca, por considera-la o "meio pode-
roso linico e moral de triunfo para que os principios que 
adotamos se realizem na admin^stragao do Estado, vencidas 
as ideas politicas que reputamos de sumo prejuizo para a 
fe^icidade publica". E acentuou: "Debaixo da influenc'a de 
tao nobres principios, a nossa divisa sera sempre: Ordem no 
Interior — Dignidade no Exterior, que tambem e ordem". 
Ainda mais: "A Constituigao, a lei terao em nos um defen
sor constante; e o cidadao oprim'.do ou proscrito achara em 
nossas colunas um eco contra a arbitrariedade e o van-
dalismo". . I; i 
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Apos frisar que a vida privada nao tinha cabimento nas 
suas paginas, "nem direta nem indiretamente", concluiu: 
" . . . J ama i s dir--se-a que O Guararapes deixou de servir a 
causa da Patria e do seu Monarca — a causa da ordem". 

Circulando bissemanalmente, com toda regularidade, 
publicaram-se 22 edigoes, a ultima das quais datada de 18 de 
outubro. 

Fazendo oposigao ao gabinete ministerial e ao governo 
da Provincia, entao exercido por Joaquim MarceMno de Bri-
to, O Guararapes nao admitiu em suas co^unas outro assun-
to que nao fosse o ataque mais extremado aos politicos da 
"praia", atraves de longos artigos ou de notas conc-sas, vi-
sando nomes e polemizando com os jornais adversos, princi-
palmente o Diario Novo e O Cometa. Tudo em prosa macga, 
so rariss'mamente amenizada com um sone to . . . politico 
(Bib. Piib. E s t . ) . 

O REGENERADOR BRASILEIRO — Orgao politico, de 
pequeno formato (21 x 16), com quatro paginas de coluna 
larga, iniciou sua existencia a 25 de malo (1) de 1844, tra-
zendo sob o tltulo a divisa: 

"Cessa tudo o que a antiga musa canta. 
Que outro va^or mais alto se levanta". 

Camoes 

Impresso em Nazare da Mata, na Tip. Social Nazarena 
(pat'o da Matriz), do padre Luiz Inacio de Andrade Lima 
& Cia. (2), vendia-se a 40 reis o exemplar. 

No artigo de apresentacao, dizia o redator da folha, que 
era Joao Batista de Sa (3): "Nossa tarefa nao se limitara 
somente na demonstragao dos direitos de todos os brasilei-
ros: nosso fim e levarmos a maior evidencia que, na Cons-
tituigao que nos rege e que existe o germe de todos os males 
que nos tem levado a borda do abismo, e que o maior dos 

(1) Nao a 22 de agosto, como esta nos "Anais" de Alfredo de Carvalho. 
(2) Cada edigao impressa d'O Regenerador Brasileiro custava ao redator 

4$000, segundo revelou O Nazareno, em editorial de 9/9/1344. 
(3) Nao Jacinto Manuel Severiano da Cunha, vulgo Jacinto dos dculos, como 

registou Alfredo de Carvalho (obra c i tada) , o qual s6 apareceu na segunda fase 
do jornal , mais de um ano depois. 
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horrores que encerra esse cod go anti-nacional, dado ao 
Brasil pela forca do canhao e ba'oneta, se'ado de comissoes 
militares, e o § 4.° do a r t . 6, que reconheceu nossos mais 
encarnigados inim'gos por cidadaos brasile ros, nivelando-os 
conosco no gozo de todos os direitos politicos. 

"Mostraremos ate as conseqliencias terriveis que desse 
anti-brasileiro acordo se tem seguido, ao ponto de nos ter 
reduzido ao estado da maior desgraga e miseria, desespera-
qa.0 e morte. 

"Mostraremos, finalmente, por fatos, o piano que, com 
a maior sagacidade, tem consertado esses monstros para 
desunir-nos, enfraquecer-nos e reduzir-nos ao nada . 

"Concluiremos, mostrando a necessMade de const:tuir-
mo-nos de novo, regenerando a nossa independencia e reassu-
mindo todos os nossos direitos". 

No segundo artigo, intitulado "Imploracao", Ua-se, a 
certa altura: "Nosso fim e somente congregar todos os bra-
sile'ros, sem excecao de familia, em centre de uniao, a fim 
de que o Brasil seja so dos brasileiros". 

Ao pe da ultima pagina veio a "Advertencia": "Os em-
baragos em que nos temos visto, de dar publicidade a esta 
folha, por falta de tipografia, nao nos permite por hora mar-
car dias certos de ser exposta ao respeitave^ publico, porque 
mesmo a unica com que contavamos, que e a do nosso amigo 
e pa^ricio o sr. Roma, estando sujeita ao consentimento 
de uma sociedade que se diz oposiclonista, negou-nos a im-
pressao, por cujo motive recorremos a Soc'al de Nazare (4), 
donde nao podemos afiangar a sua regular aparigao; toda-
via, ira aparecendo extraordinariamente, ate que se nos pro-
porcionem meios de regular 'dade. Os numeros avulsos ven-
dem-se a 40 reis e se anunciara o aparecimento". 

O Regenerador so teve publicada nova edigao a 15 de 
junho, continuando em dias indeterminados. Nela focalizou 
a "Origem da pobreza dos bras'le:ros" e o "Movimento lusi-
tano", assim concluindo: "Nao esquegais a recomendagao 
que fez o martir pernambucano, o imorta\ Caneca: 

(4) S6 pelas clrcunstSncias menclonadas 6 que os quatro primelros nximeros 
foram Impresses em Nazar^. A redagao era no Recife. 
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Caute^a, uniao, valor constante. 
Andar assim e bom andar . 

Boa Viagem". 

Prosseguindo a campanha contra o predominio portu-
gues, liam-se, nas ed^goes seguintes, artigos violentos, com ti-
tulos assim: "Ainda a pobreza e miser^a publica", "O Brasil 
e dos estrangeiros", "Novo piano dos Portugueses contra os 
brasileiros". 

Atingido o n . ° 5, de 17 de julho, o jornal vlu-se impres-
so no Recife (5), na mesma tipografia, que para aqui foi 
transf erida. 

Outra "Advertencia", no n . ° 6, de 22 de agosto, esclare-
cia nao pertencer o jornal a nenhum ramo po'itico. 

A edigao seguinte, de 6 de setembro, foi impressa na 
Tip. Imparcial, de Luiz I . Ribeiro Roma, ocupando-se, da 
primeira a quarla pagina, em atacar o jorna'ista Antonio 
Borges da Fonseca, com quern rompera re'agoes o redalor 
d'O Regenerador Brasile'ro, dele dizendo: " . .um homem 
tao infame como o sr. Borges nunca vimos, nunca trata-
mos!" 

Ficou suspenso o jornal. "Depois de uma longa inter-
rupgao que em nossa marcha fez, premeditadamente, o par-
tido da oligarquia, arrancando-nos da mao a pena por meio 
dos vis manejos e negras intrigas", reapareceu o Regenera
dor Brasile"ro quase um ano depois, repetindo o n.° 7, a 2 
de agosto de 1845, retirado do ultimo o artigo O, que o prece-
dia, nao mais atacando os Portugueses, mas censurando os 
atos do novo Ministerio e conc'amando o governo imper'al 
c. ir.:i'ar a fome do povo. Voltou a ser impresso na Tip. Na-
zarena, dando, entao, como editor responsavel Jac nto Ma
nuel Severiano da Cunha (Jacinto dos Oculos). 

Passando a publicar-se semanalmente, embora por pou-
co tempo, a folha apareceu, em seu n . ° 8, com dezo.to pagi-

(5) A tipografia d'O Nazareno, por motlvo de perseguicao ao seu redator , 
Borges da Fonseca, fol obrigada a mudar-se para o Recife. 
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nas (excepcionalmente por 160 reis o exemplar), divulgan-
do um discurso do deputado geral AVares Machado contra 
o projeto de colonizagao estrangeira, precedido de quatro 
pag'nas de "ReflexSes" no mesmo sentido. 

A campanha contra a colonizagao e o estrangeir-smo 
foi o assunto quase un co das demais edicoes, seguida de crl-
ticas a luta dos partidos, palavras de apoio a administracao 
Chchorro da Gama, ataques a O Azorrague e repudio as 
oligarquias. 

Findou a vida do Regenerador Brasile'ro com o n . ° 15 
datado de 29 de outubro de 1845 (Bib. Pub. Est. e Bib 
Nac .) . 

O PERNAMBUCANO — Periodico de orientagao mo-
narquista e religiosa, saiu a luz no dia 2 de setembro de 
1844, em formato de 31 x 20, com quatro paginas de duas 
00̂  Unas a 16 ciceros. Impressao da tipografia de Santos & 
Cia., a rua da Cruz (atual do Bom Jesus) n . ° 56. 

"Mais um filho da Imprensa" — dizia o editorial de 
apresentagao — "no tumulto da Politica, abre ele os olhos 
para ver, aguga os ouvidos para ouvir, e vai tambem falar 
nos negoc OS da Patr ia . O Pernambucano (1) nao traz en-
comenda alguma, nem tragara programa: sem tomar contas 
a alguem por culpas passadas, e Umitando-se so ao presen-
te, falara como entender, segundo o que for vendo e ouvindo. 
E tal e a pureza de suas intengSes, que ele convida a todos 
quantos Ihe fizerem a honra de o ler, para que o desmintam 
quando assoalhar doutrinas falsas: que cubram-no de inve-
tivas quando se deslisar da decencia ou quando embalr o 
povo para especular com ele". 

Servindo tais palavras de preambulo, prosseguiu o ar-

(1) Acusando a recepgao do novo orgao, escreveu O Nazareno, de Ant6nio 
Borges da Fonseca, em sua edigao de 6 de setembro: 

"Aparece mals este campeao no campo do jornalismo. Afora suas tendSn-
cias monarquistas, o primeiro niimero esta multo interessante. Notaremos, s6-
mente, ao contemporSneo que seu artigo sobre a dissolugao da Camara traz uma 
proposigao um pouco fora das ideias comuns e geralmente recebidas; pesa muito 
ao ouvido o dlzer-se que o Imperador, como chefe do poder moderador, e o lu-
gar-tenente da Divindade. Ao menos nao esta nos prlnciplos da clencia social 
uma tal entidade Recomendamos, todavla, a leltura d'O Pernambucano". 
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ticulista estudando, comparativamente, a personalidade dos 
governistas e dos oposicionistas, para concluir, ao fim da 
terce'ra coluna, que tanto os primeiros quanto os segundos 
estavam lutando, no momento, "muito alem do campo cons-
t i tucional". A materia continuou, no segundo numero, sob 
o titulo "O Governo Representativo e a Imprensa". 

So na terceira edicao foi divu^gado o Expediente a se-
guir: "Subscreve-se para esta foiha a 1$000 por cada serie 
de 25 niimeros, pagos adiantados, na Livraria da rua da Cruz 
do Bairro do Recife, n . ' ' 56, e na de Coutinho e Lopes, es-
qu 'na da rua do Colegio, bairro de Santo Antonio. Nos mes-
mos lugares achar-se-ao a venda avulsos os ns . 1, 2 e 3 e os 
que forem sa.ndo a luz, a 80 reis cada exemplar". 

De vida curta, o jornal primou pe^a circunspegao, com 
seu feit'O doutrinario e sua critica construtiva, expressos 
em longos artigos, em que abordava "as exageragSes dos 
partidos"; a atuacao dos per'odicos, nem sempre ded cados 
a "ciencia politica"; a Camara dos Deputados e o que ela 
devia ser; a educagao do povo; o voto naciona'; relagoes do 
comercio; sistema eleitoral; a ciencia humana em face da 
Rel-giao e a enorme necess-dade desta; normas cristas; agri-
cultura e variedades. 

Alguns artigos t inham a assinatura de H; outros eram 
firmados com asteriscos, mas a ma oria nada indicava. Seu 
corpo redacional era constituido de nomes da ma s alta pro-
jegao intelectual, a saber: Pedro Autran da Mata e Albu
querque, Jose Bento da Cunha e Figueiredo, padre Lopes 
Gama e Francisco Joao Carneiro da Cunha. 

Publicaram-se, apenas, oito mimeros, o ultimo deles a 
17 de outubro (Bib. Piib. E s t . ) . 

O VERDADEIRO REGENERADOR — Surgiu esse 6r-
gao polit CO no dia 7 de setembro de 1844, em formato de 
21 X 16, composto numa so coluna ^arga, com quatro pagi-
nas, para vender-se o exemplar a 40 reis, custando ISOOO a 
assinatura tr imestral . Redigido por Antonio Borges da Fon-
seca, foi impresso na Tip. Nazarena, de A. B. da Fonseca & 
Cia., a rua da Penha n .^ 5, pouco tempo depois transferida 
para o Largo do Paraiso n . ° 4. 
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Dois editoriais ocuparam a edigao: o primeiro, histo-
riando e condenando o dominio portugues e ingles no Bra-
sil; o segundo conclamando a uniao dos brasileiros para ex-
tirpar o mal; e conc^uiu: "Um povo nao deve sofrer estran-
geiros, que ousam impor-lhe a lei, e e de seu rigoroso dever 
expe^i-los logo que se atrevam a quere-lo. O Brasil e e deve 
efetivamente ser dos brasileiros. Independencia, liberdade 
ou morte!" 

Circulando em dias incertos, o n . ° 6 foi datado de 10 
de outubro. Apos uma pausa de dois meses e pouco, saiu 
a edigao seguinte, precisamente, a 18 de dezembro, quando 
a tipografia ficou pertencendo apenas a Borges da Fonseca. 
So a partir do n . ° 8, de 4 de Janeiro de 1845, ocorreu a pu-
bUcagao mais regularmente, cada semana. 

De nenhum outro assunto tratava O Verdadeiro Rege-
nerador, a nao ser a nacionalizagao do comercio. Na ultima 
edigao mencionada, lia-se, num artigo de quatro paginas: 
"Mas se OS Portugueses nos fazem cons'deraveis danos, nao 
menores nos fazem os ingleses, que se julgam senhores deste 
pais constantemente abandonado a suas traficancias. E 
logo atras de^es esta o trances, que nos vai lesando com seu 
sistema de futilidades e entesourando para consumirem de
pots no seu pais, como hao feito todos eles ou quase todos". 

Mais adiante, oferec'a a consideragao da Assembleia 
Geral um decreto, segundo o qual se proibia a importagao 
de colonos Portugueses; os ja residentes no pais nao pode-
riam ser empregados no comercio; nenhum estrangeiro po-
deria negociar a retalho, alem de outros itens. 

A "representagao feita pe^os artistas e outros habitantes 
de Pernambuco" ao governo imperial, divulgada a 31 de Ja
neiro (edigao excepcional de oito paginas) ocupou varios nii-
meros com editoriais incisivos, inclusive em po'emica com o 
Diario de Pernambuco. O de 25 de fevereiro, a respeito, 
ocupando toda a edigao, assim concluiu: 

"Oh! do povo, alerta! faze causa comum com teus ver-
dadeiros defensores, nao caias nas redes dos realistas e te 
salvaras. Viva a soberania do povo, viva a liberdade, guerra 
ao monopolio estrangeiro, abaixo a t i rania. Concluiremos 
como outrora O Typhis Pernambucano: 
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"Cautela, uniao, valor constante, 
Andar assim, que e bom andar! 

Boa Viagem". 

Anunciando a subscrigao de 25 niimeros d'O Verdadeiro 
Regenerador por 1§000, pagos ad.antados, proclamou a re-
dagao: "E necessario que o povo concorra a animar uma 
empresa que Ihe vai sendo tao uti^ e que mais o sera se tiver 
uma coadjuvagao decidida da parte dos bras'leiros todos, 
pois que a todos interessam as publicagoes da imprensa na-
zarena". 

Alem dos proprios editoriais, o per-odico transcrevia co-
mentar'os d'O Guaycuru, que sustentava, na Bahia, identxa 
campanha. 

O artigo "Viva a patria! prospere a liberdade", divulga-
do a 15 de margo, levou o promotor publico da 1.̂  vara a 
denunciar de Antonio Borges da Fonseca, que veio a escre-
ver sem assinamra, como de praxe, a 1.*̂  de abril: "Vitima 
da brutalidade mais desenfreada, e mesmo da perfidia, nos 
achamos recolhidos a cadeia pub'ica desta cidade, a pretex-
to de falsas injiirias a S.M. a Imperatriz, a Senhora D. Te
resa, e ao menino imper al recem-nascido, a pretexto de fal
sas tentativas contra a integridade do Imperio e forma de 
seu governo; e tudo isto em o n.** 17 deste pobre jornal". 

A partir do n.° 21, o orgao de Borges da Fonseca, que 
o estava redigindo da pr.sao, entrou em polemca com O Cla
mor Publico, recem-estreado no cenario da imprensa perio
dica e, depois, com A Carranca. 

O n . ° 24, de 15 de maio, foi impresso, mas nao circulou 
(como sucedeu com O Nazareno), obstado que foi pe'o juiz 
municipal porque anunciara haver sido Borges da Fonseca 
posto em liberdade. Assim se explicou na edicao do dia 
seguinte, sendo aquela distribuida posteriormente. Desde 
entao, era impresso por Manuel Zeferino Pimentel. 

No n.o 31, sob o titulo "Viva a liberdade da imprensa", 
anunciava-se o triunfo obtido com a absolvigao, no dia 21 
de junho, do jornalista, ja em liberdade. Dizia um topico: 
"Certamente nao ha-de ser em Pernambuco que o poder 
ha-de conseguir sufocar a liberdade de imprensa; Pernam-



210 LXnZ DO NASCIMENTO 

buco e a primeira provinc'a do Bras:i em materia de liber-
dade, a qual ha e'e selado com seu precioso sangue desde 
muitos anos". 

Sem mais contratempos, continuou c'rculando a viru-
lenta fo'ha, que, entretanlo, estava com os dias contados. 
Seu ultimo mimero foi o 35.< ,̂ datado de 16 de agosto de 1845 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

1845 (*) 

O LIDADOR — Perod'co conservador, deu a luz o pri-
meiro mimero a 17 de margo de 1845, em formato de 36 x 
26, com quatro paginas a tres colunas de 16 ciceros. Cons-
tava do expediente: " . . .pub'ica-se duas vezes por semana, 
na tipografia de M . F . de Faria (ou seja, do Diario de Per-
nambuco). Vende-se avulso na loja de livros da Praga da 
Independencia ns . 6 e 8, onde se subscreve a 2S000 por vin-
te mimeros pagos ad'antados, sem d ferenca de portes para 
as folhas que forem remetidas pelo correio". Sob o titulo, a 
esquerda, resumia assim o seu programa: 

"Conservagao da Ordem PubMca. 
Sustentagao do Trono Imperial. 
Manutengao das Instituigoes Liberals. 

(*) Dos "Anais", de Alfredo de Carvalho, consta, como pr imeira publicasao 
estreada em 1845, O Espelho, do qual ter iam saido "qua t ro ou cinco numeros a 
part i r de fevereiro", acrescentando: "Redigido por Antonio Borges da Fonseca, 
destinava-se a apresentar em estilo forte os caracteres dos figuroes que nos oprl-
missem, e a fazer profecias". 

Entretanto, o mencionado nao chegou a c i rcular . Nenhum dos jornais da 
6poca Ihe fez qualquer r e f e r e n d a . A comprovar , o fato de que os "Avisos Di-
versos", do Diario de Pernambuco, registavam, invar iavelmente , a saida de cada 
edigao dos peri6dicos de Borges da Fonseca, o que nao aconteceu com relacao 
ao projetado O Espelho. 

Ocorreu o seguinte: no seu niimero de 31 de Janeiro de 1845, O Verdadeiro 
Regenerador diyulgou o Aviso seguinte : "Temos esperanga de publicar um jor-
nal em oitavo, que sairS sempre i s 6 lioras da ta rde e sera oferecido pelas portas 
a 20 r6is cada exemplar, com o titulo O Espelho. Seu fim sera apresentar , em 
estilo forte, os caracteres dos figuroes que nos opr imirem, e fazer profecias". 

Depois disto, nao voltou O Verdadeiro Regenerador a t r a t a r do assunto, nem 
dele cogitou O Nazareno, ambos ja redigidos pelo mencionado jornal is ta . O Es
pelho sd existiu mesmo no anuncio. O historiador de 1908 fizera o registo, na-
tura lmente , por conclusao 
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Fiel Observancia das Leis. 
Austeridade na repressao dos crimes. 
Progresso industrial e moral da popu'agao". 

Em longo "Prospecto" de abertura, escreveu a redagao: 
" . . . sem um representante, sem uma voz na tribuna, a 
maioria de Pernambuco olha a imprensa como salvaguarda 
de seus direitos, como orgao pelo qual pode protestar contra 
as vozes dos pseudos-representantes que Ihe foram impostos 
pelas crlaturas da Pollcia". 

Aludiu aos fatos ocorridos desde 2 de fevereiro, reve^a-
dores de "que o Ministerio se tern suicidado como governo, 
como poder, para existir somente como orgao de uma fagao, 
como instrumento de revolugao". Criticou as elexoes de 
1844 e suas conseqiienc^as desastrosas, aconselhando a luta 
pela "realidade do sistema representativo", anulado "pela 
onipotencia e misteriosa ascendencia de uma camari^ha 
de au' cos, que se arrogou a diregao dos destines do Im-
perio". 

Um dos cinco editorials da folha, todos manejados por 
jorna'istas adestrados, ocupou-se da administracao local, fa-
zendo um exame do estado em que se achava a provincia de 
Pernambuco na epoca em que o governo passou das maos de 
um Ministerio energico e che.o de vida para o poder de ho-
mens tibios e vacilantes como os membros do gabinete de 2 
de fevereiro de 1844". 

Apos tragar um "quadro triste", concluiu que a provin
cia fora arrastada a tal situagao pela "politica de concilia-
gao e de reparagao, a politica incumbida de dar novo impul
se ao carro da revolugao". E so o Imperador poderia salvar 
o Brasil. . . 

Circu'ando regularmente, O Lidador defendia o "parti-
do da ordem" — o Conservador, tecendo encomos ao Barao 
da Boa Vista (Francisco do Rego Barros), "ilustre e cons-
picuo pernambucano", enquanto atassa'hava o Partido Li
beral e seus lideres, entao ostentando o poder. Ocupava-se, 
igualmente, da po'itica das provincias e municipios e, a par-
tir do n . ° 10, in'c'ou a insergao de folhetins, que ocupavam, 
geralmente, o rodape de tres paginas em cada edicao. Nao 
faltavam transcrigoes da imprensa do Sul, e materia inter-
nacional. 
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Na edigao de 4 de maio, escreveu O Lidador que se via 
forgado "a descer da aUa esfera" em que se achava, para re-
pel;'r o Diario Novo, "esse pelourinho de honestidade", "esse 
reverbero das intengoes e da consc encia do partido anar-
quizador" — o prae i ro , dai estabelecendo-se polemica, da 
qua^. participaram, igualmente, os demais orgaos situacio-
nistas. 

No n . ° 22, o prego do exemplar, que era de $120 desde 
o inicio, baixou para $100. A part ir do n.<^ 11 vinha a folha 
sendo impressa por Geraldo Correia Lima, na Tip. Uniac, 
a rua Bel'a n.° 45. 

Na edigao seguinte, 16 de junho, sob o titulo "Persegui-
gao da Imprensa", escrevia-se: "Esta chamado a responsabi-
lidade O Lidador pelo sr. dr. Joaquim de Aquino! O mo-
tivo e, em um dos nossos numeros precedentes, havermos 
taxado de infames os escritores da praia, e entre os que 
apontamos como autores dessas imortais produgoes vir o 
apelido do sr. dr . Joaquim de Aquino". 

Noutro topico: "Ja O Clamor Publico foi denunciado por, 
em um dos seus artigos, dizer-se que o delegado de S. Jose 
so'tara um. sujeito preso por assassino; agora O Lidador ex-
perimenta a exc.tabilidade extrema e frivola do sr . dr . Joa
quim d'Aquino, sendo denunciado ao novo juiz municipal, o 
sr. Olinda". 

No n . ° 34, de 19 de julho, transcreveu as razoes da ape-
lagao interposta a sentenga que condenou a dois meses de 
prisao GeraMo Correia Lima, responsab.lizado pelo que es-
crevera a redagao (1) . 

Depois de ter censurado, incessantemente, a adminis-
tragao provincial de Manuel de Sousa Teixeira, inclusive di-
vulgando, em varias edigoes, enorme lista de funcionarios 
piiblicos do "partido da ordem" demltidos por ele, O Lida
dor entrou a atacar, a part ir de 24 de julho, o presidente 
substitute, Antonio Pinto Chichorro da Gama, com maior 
impeto e mais virulencia. 

Entre os orgaos situacionistas com os quais O Lidador 

(1) Nao foi noticlado o resultado da apelagao 
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polemizou, veio a ser incluido, no uHimo quartel do ano, O 7 
de Septembro, na pessoa do seu redator, o padre Miguel do 
Sacramento Lopes Gama. £ste foi, alem de tudo, acusado de 
p]agiato na edigao de 12 de novembro, com a transcrigao, 
vis-a-vis, em colunas largas, dos art;gos '"A tolerancia", do 
padre acusado e do Conselheiro Rodrigues Bastos, extraido 
o segundo das "Meditagoes ou Discursos Rel.giosos". 

Depois do n . ° 76, de 23 de dezembro, so veio a circular 
o seguinte a 15 de Janeiro de 1846. Nessa edigao, o padre 
Joaquim Pinto de Campos atirou-se contra o padre Lopes 
Gama, rebatendo-Jhe a ins'nuagao de haver sido outrora 
praie'ro e de haver mudado de pensar, para afirmar que o 
seu acusador era "o unico que sobre a terra seria, e e, capaz 
de vender seus pensamentos a mesquinhas e vergonhosas 
cons'deragoes, de que por mais de uma vez tem exibido um 
tristlssimo e lastimoso espetaculo!" Posteriormente, foram 
publicadas duas outras correspondencias de padre-contra-
-padre, ainda mais violentas. 

A 10 de fevereiro anunciou O Lidador ter sido novamen-
te denuncado pelo promotor publico, por crime de injuria 
a pessoa do monarca, no artigo do seu n, "̂  64. E transcre-
veu o comentario incriminado, demonstrando, em comenta-
rio precedente, que a praia nao conseguiria, com tais meto-
dos, faze-lo perder o amor que consagrava a Monarquia. 

Acentuaram-se os ataques ao presidente Chichorro da 
Gama, chamado de "persegu.dor da imprensa", assim con-
cluindo um comentario da edigao de 11 de fevereiro: 

"Destrui, sr. Chichorro, o unico desafogo dessa imensa 
populacao que haveis perseguido bruta^mente; quebrai ti-
pografias, metei em ferros e deportai aqueles que vos guer-
reiam pela imprensa; recrutai impressores, compositores, 
redatores; insultai os brios e orgulho deste povo, e nada con-
segu'reis; o nosso silencio sera mais terrivel que a nossa pa-
lavra!" 

Na edigao seguinte, sob o titulo "A perseguigao da im
prensa oposicionista", escrevia a redagao: "Cinco sao os pro-
cessos que a Praia, na sua primeira investida contra a liber-
dade da imprensa, insta^ou nos tribunals da sua policia". 
E enumerou: o primeiro contra A Carranca; o segundo e o 
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terceiro contra O L'dador; o quarto contra O Clamor Publi
co, e o quinto — do padre Lopes Gama — contra o padre 
Pinto de Campos. Quanto ao ultimo, foi o delito cometido 
pelas colunas d'O Lidador, n . ° 81; mas o recorrente desistiu 
da acao, para nao ver processado o "responsavel" pelo arti-
go incriminado: o impressor Joaquim Bonifacio Pere i ra . . . 

Combateu, ja a partir de marco, as candidaturas Ernes
to Ferreira Franga e Chichorro da Gama a senatoria, defen-
dendo as do "partido da ordem", cuja lista para selegao, de 
seis nomes, era encabegada pe''o Barao da Boa Vista, termi-
nando com o vigario Francisco Ferreira Barreto. 

A edigao de 7 de setembro inseriu dois sonetos patrioti-
cos de Joao Batista de Sa. Raras outras producoes poeticas 
foram divulgadas pelo O Lidador, em toda a sua existencia. 

I 

O ultimo numero do ano foi o 146.°, de 28 de dezembro. 
E ja a 11 de jane'ro de 1847 estava novamente em forma o 
bem redigido orgao opos^cionista, entregue que se achava 
aos cuidados intelectuais de Jose Tomaz Nabuco de Araujo 
Junior, Jeronimo Martiniano F iguera de Melo, Antonio Pe-
regrino Maciel Monteiro, Joao Jose Ferreira de Agu^ar e ou-
tros, mantendo sempre linguagem panfletaria na campa-
nha de oposigao ao governo provincial e aos lideres do Par
tido Libera\ tais como Nunes Machado, Felix Peixoto de Bri-
to e Melo e outros. 

Na edigao seguinte, um artigo de duas paginas fez re-
trospectiva analise de 1846, da "vida de fadigas que viveu a 
opos'gao em todo esse ano". No n . ° 160, de 18 de margo, 
mudou 0 nome do impressor para Jos6 dos Santos Torres. 

A 21 de abril, em editorial de pagina inteira, tipo corpo 
7 batido, o period.co criticou a prisao de Antonio Borges da 
Fonseca como o ato "mais grave e escandaloso" cometido 
pela Praia. 

Tomava-se, assim, o caso do redator d'O Nazareno como 
novo tema de criticas a politica praieira, cujos corifeus pas-
saram logo a acusar o jornalista repubUcano de haver-se 
aMado aos guabirus. Mas O Lidador pos os pontos nos ii, ao 
noticiar, a 9 de agosto, o "roubo" da Tipografia Nazarena: 
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"Sempre que havemos falado em prol do sr . Borges, 
prescindimos das suas opinioes, e so t ra tamos da causa da 
imprensa, que e a nossa causa, sendo que nos corre a obri-
gacao de defende-]a quando agred'da, ou na pessoa do re
publicano ou do praieiro ou do ordeiro". Era — diz^a — er-
rada a jurisprudencia da Praia no caso em V.de, pois consti-
tuia uma ameaga a imprensa em geral; apMcada, na oca-
siao, ao escritor republicano, poderia estender-se, logo mais, 
aos conservadores ou ordeiros. 

Tendo o Diario Novo, em editorials de duas mais pa-
ginas batidas, estudado e atacado, desabridamente, a in-
Tuencia politica das familias Rego Barros — Cava^canti e os 
"crimes perpetrados sob a administracao do Barao da Boa 
Vista", revidou-o O L'dador, em linguagem por igual ener-
gica, nos artigos de 16 de junho, 3 e 8 de julho, sob o mes-
mo titu^o utilizado pelo contendor: "Justa apreciacao do 
predominio do Partido Pra 'e i ro" . Nesses extensos comenta-
rios (depois edltados em plaqueta, pela Tipograf'a Uniao, 
com a assinatura de Nabuco de Araujo), o autor fez uma 
analise detida dos produtivos periodos de governo do Barao 
e da lideranga das duas malsinadas famiUas, defendendo-as 
veramente. 

Do n.° 191 em diante, transcreveu diversos prolixos 
d'scursos dos parlamentares que sustentaram o "eximio pa-
recer" que anulou o pleito para senadores por Pernambuco. 

Novas mofinas foram insertas desde o n . ° 195, fo-
ca'izando "o sr. Chichorro excomungado" (pastoral de 
(17/9/1845) e "o sr. Chchor ro ju^gado prevaricador" (ve
redicto do juri de 27/5/1846). 

A ocorrencia de novas eleigoes parlamentares levou o 
bissemanario, apos a edicao (excepciona'mente de se:s pagi-
nas) de 18 de setembro a suspender sua circulacao. Voltan-
do a lide no d a 9 de outubro, abriu a primeira pagina a nota 
abaixo, em tipo corpo 16 negrito: 

"Expl'car ao publico a razao por que O Lidador nao tem 
aparecido e dizer aquilo que ele ja sabe: o terror que domi-
nou a cidade, nos dias aziagos de setembro, foi causa de que 
a tipografia nao traba 'hasse; a todos se antolha o risco que 
correriam os distribuidores se cometessem a temeridade de 
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percorrer as ruas da cidade com as nossas folhas; esse peri-
go e a recordagao de que o presidente da provinca era o 
ministro que em 33 mandou quebrar as tipograf as da Cor-
te, nos fizeram tomar a providencia de desmontar a nossa 
tipografia e ocultar os tipos; para p6-la a trabalhar foi de 
mister gastar tempo e fazer esforgos: e s a razao da demo-
ra, razao bem digna da indulgencia do publico". 

Continuou a publicacao, sem mais interrupgoes, tendo 
como temas principais as e^eigoes de setembro e novembro, 
apuracao e resultados. O ultimo numero do ano foi o 241.°, 
de 31 de dezembro. 

Logo a 4 de jane'ro de 1848 retornava a atividade, com 
artigo retrospective, sobre o ano anterior, de duas paginas 
e meia. Na edicao seguinte voltou o fo^hetim-rodape, havia 
bastante tempo suspenso, iniciando a serie "Estudos histo-
rTcos". A 8 de fevereiro publicou-se, ocupando mais de uma 
pagina, uma "Revista da imprensa pernambucana durante 
o mes de Janeiro de 1848", o que continuaria a ser feito cada 
principio de mes, com relagao ao anterior. 

Apos uma gestao de seis dias de governo, em substitui-
gao a Chichorro da Gama, o vice-presidente Manuel de Sou-
sa Teixeira, ja transfigurado em Praia Nova, o transmltiu 
ao padre Vicente Pires da Mota, procedente de Sao Paulo, 
de quem O Lidador, de 29 de abril, declarou esperar que con-
sultasse "os interesses da ordem e da paz, de que tanto ne-
cessita a nossa terra" . 

Os acontecimentos de 26 e 27 de junho, que tomaram o 
nome de "mata-mata marinheiro", ocuparam grande espago 
do orgao conservador, que os atribuiu, principal mente, ao 
odio aos Portugueses, acirrado pelo periodico A Voz do 
Brasil. 

Em sua edigao (n .° 294) de 4 de ju^ho de 1848, publicou 
O Lidador, abrindo a primeira coluna da primeira pagina: 
"Desejosos de aumentar os meios de publicidade de que dis-
pomos, nao deixando em silencio certos fatos estrangeiros, 
nacionais ou provincials, que, por falta de espago, nao eram 
apresentados em nossa folha, temos resolvido que esta saia 
tres vezes por semana, em vez de duas, como tern sido desde 
a sua aparigao ate o presente, sendo porem as assinaturas na 
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razao de 1$000 por mes. Com esta alteragao nao se torna 
ma ' s pesada a assinatura, visto que, se dantes era de 2$000 
por serie de 25 numeros, hoje ficara em igual importancia 
por 24 numeros mensais, e o numero que falta sera comple-
tado com suplementos em certos casos". 

"Esperamos, portanto, que os nossos assinantes conti-
nuarao a prestar-nos a sua coadjuvagao e que os nossos cor-
reMgionarios e amigos concorrerao a subscrever para a pu-
blicagao da folha, que tem desempenhado o seu programa e 
sido o eco constante das redamagoes dos perseguidos, o acoi-
te dos perseguidores e a defensora das liberdades publicas, 
estigmatizando a prevaricagao dos empregados discolos, 
combatendo as infam^as da facao praieira, desmascarando 
a hipocrisia, a pervers:dade, o egoismo, a ambigao, as la-
droeiras e as arbitrariedades dos seus indignos chefes, e do 
vil instrumento do poder, que eles empregavam para satis-
fagao dos seus danados fins. 

"Tais sao os titulos pelos qua 's a nossa fo^ha se reco-
menda e dos quais nao esperamos desmerecer d'ora em dian-
te — Os Redatores". 

Apesar do enunciado, O Lidador registou no expediente, 
abaixo do titulo, uma linica parcela de assmaturas — a 
trimestral, por 3$000, assim permanecendo ate o fim. fiste 
ocorreu, logo ma's , com o n . ° 311, de 12 de agosto de 1848, 
quando o vibrante orgao abriu a primeira pagina com o edi
torial "Despedida", no qual declarou que cessavam suas ati-
vidades por achar-se o pais "anarquisado, quase aniquila-
do". Preenchera sua m'ssao: denunciou e combateu os er-
ros dos adversarios, mas tudo em vao. Nao era possivei con-
tinuar, porque "a gente da situagao" ap^audia os desman-
dos e de^.es tirava a forga de sua estabilidade" (Bib. Pub . 
E s t . ) . 

O CLAMOR PUBLICO — Ordem e Liberdade — Iniciou 
sua atuagao, na qualidade de orgao conservador, a 6 de abril 
de 1845, em formato de 22 x 16, com quatro paginas de co-
luna larga. Impresso n a tipografia de M. Figueiroa de Fa-
ria, vendia-se o numero avulso a 40 reis. Redator — Joao 
Jos6 Ferreira de Aguiar. 

O editorial de abertura aludiu a conveniencia do titulo 



218 LUIZ DO NASCIMENTO 

dado a fo'ha, dec'arando que ê e explicava e simbolizava a 
voz poderosa levantada, "no Brasil inte'ro, contra o Minis-
terio desva rado que, sem poMtica e sem principios, tem ar-
rastado o pais as bordas do abismo; contra essa administra-
gao que so faz o mal que as outras faziam, mas nao faz o 
bem que elas fizeram"; "contra o Pago"; "contra a Camara, 
que matou o sistema representativo, excluindo da represen-
tagao nacional os eleitos do povo"; "contra a facao que subiu 
ao poder, nao para desempenhar alguma missao pa t ro t ica , 
algum principio politico, senao para vingar-se, para empol-
gar OS empregos". Depots de outras graves acusacoes a 
"fagao salp'cada de sangue", concluiu: "Assim exp'icado o 
nosso titulo e com ele os nossos principios, vamos encetar a 
nossa empresa". 

A partir do n . ° 6, apresentou mais atraente aspec-
to, ostentando tipagem nova, com duas colunas normals de 
composicao. Passara a ser impresso por Geraldo Corre^a 
Lima, na Tipografia da Un'ao, instalada a rua Be'a n.° 45, 
depois rua da Uniao n . ° 9. 

Atacando e crit 'cando a poMtica praie^'ra, como tema 
exclusivo de suas edicoes, divulgou em seu n . ° 8 a se-
gumte Advertencia: "Sempre que O Clamor Publico for 
censurado em termos habeis, respondera da maneira que for 
possivel satisfazer aos seus leitores, mas, se porventura o for 
em o estilo arrieiral e proprio da canalha praieira, deixara de 
o fazer; mas daqui se nao conclua que deixe de por a ca^.va 
ao sol dos indignos que c merecem". 

O primeiro editorial do n . ° 14 comentou o fato de ha
ver sido a foiha chamada a responsabilidade, pelo subde-
legado Manuel Came^o Pessoa, por haver-lhe censurado a 
conduta como autor'dade policial. Intensificaram-se os ata-
ques aquele funcionario do governo e a toda a agremiacao 
po^'cial. Tres meses depois, O Clamor Publico dava noticia 
de que o editor e responsavel pela pubMcagao, Henrique de 
Azevedo Melo, fora pronunciado "pelo mais que idiota juiz 
mun'cipa^. suplente da 2.^ Vara", tendo recorrido da senten-
ga a 25 de agosto, sem que fosse noticiado Jamais o resultado 
do recurso. 

Apos assinalar o "resto de tranquilidade" que existiu na 
administragao de Tomaz Xavier Garcia de Almeida e os "36 
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d-as de deliros, injustigas e arbitrariedades cometidas pelo 
sr. Manuel de Sousa Teixeira, instrumento da Pra a", o bis-
semanario recebeu (n.° 25, de 14 de julho) sob as melhores 
expectativas a gestao, recem-inic'ada, do Conselhe'ro Anto
nio Pinto Chichorro da Gama. Ja no n . ' ' 29, porem, repeMa-
Ihe OS "erros e arbltruriedades", vindo a acentuar, no n . ° 
31, que o novo presidente da Provincia, rasgando "as leis 
que devia respeitar", "praticou um ato de ferrenho despotis-
mo", por haver privado um funcionario publico do seu em-
prego vitalicio. 

Foi o principio de uma serie de ataques que nao teve 
mais tregua. Acusado de contradigao no tocante ao trata-
mento dado ao Presidente Chichorro, expMcou-se O Clamor 
Publico, em seu n.*' 36, ao Diario Novo: " . . .nao se pode co-
nhecer as manhas de qualquer besta sem que se a tenha ca-
valgado". 

Criticava, paraleJamente, o Gabinete de 2 de fevereiro, 
OS Mderes praie'ros locals e sua imprensa, a comegar pelo 
referido Diario Novo, levando-os sempre ao ridiculo, atraves 
de notas picantes e, as vezes, de algum soneto, visando, so-
bretudo, ao redator d'O Azorrague, padre Joao Capistrano 
de Mendonga, apelidado Frei Cometa. Enquanto isto, enal-
tecia a politica decaida de Francisco do Rego Barros (Barao 
da Boa Vista). 

Outro valente contender veio a enfrentar o orgao con-
servador, a partir do seu n . ° 60, de 13 de novembro: o padre 
Lopes Gama, redator d'O Sete de Septembro, "um perfeito di-
cionario de descomposturas". 

Divu^gado o n . 70 a 18 de dezembro, so retornou a 
lide no dia 16 de Janeiro de 1846, assim justificando-se: 
"O Clamor Publico retirou-se no fim do ano de 1845, sem 
dar algum outro cavaco mais do que advertir aos seus ^eito-
les que ia passar a festa, e continua agora a sua tarefa tam-
bem sem se julgar em obrigagao de cavaquear. Era seu de-
sejo desfrutar por mais tempo os ares do campo, mas, lem-
brando-se de que e necessario tomar contas a esses ladroes 
de fJrmas, a esses furta-cavalos, a essa chusma de rusguen-
tos e a essa corja de quebrados que pretendem soMar a custa 
dos bens alheios, sacrifica o seu repouso ao bem do pais e 
vem comegar a sua luta de honra". 
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Prossegu^u, ininterrupta, a tremenda catilinaria contra o 
Petisca, "autonomasia em linha obliqua" (n.^ 74) do Pre-
s:dente Ch^chorro da Gama, e contra Frei Sarrabulho, 
como chamava ao padre Lopes Gama, sem esquecer, igual-
mente, os demais elementos de projegao do situacionismo, 
ocupando-se, ainda, da politica do interior da Provinc'a, so-
bretudo numa serie de cartas sob o titulo "Correio de 
Goiana". 

At:'ngido o n.o 91, de 12 de maio, a folha adotou o for-
mato de 31 x 20, a tres colunas de composigao, passando a 
vender-se o exemplar a 80 reis. Colocou-se no cabecalho vis-
tosa vinheta, representando "a Fama a voar de tuba embo-
cada". Abaixo do sub-titulo, alinharam-se duas maximas 
do Marques de Marica, a saber: "Os povos sao por vezes trai-
dos pe^os seus delegados, como as viuvas, orfaos e ausentes 
pelos seus procuradores" e "A celeb ridade do crime perpetua 
a sua execragao". Mais os versos: 

if^'*- .'-

'~" "E's soa o audaz clarim da patria aflita. 
Seu som terribil pedira vitoria". 

No editorial alusivo a reforma material levada a efeito, 
declarou o redator haver-se-lhe apresentado "a necessidade 
de ampliar a capacidade" da fo^ha, para a defesa do nome 
de Pernambuco, tendo em vista que o Presdente Chichorro 
pretendia vender a Provincia, alem das "opressoes e vingan-
gas individuais" que vinha praticando. 

Dispondo de mais espago, os artigos tornaram-se ma:s 
prolixos. Entrou, entao, a combater as candidaturas, a Sa
natoria, de Chichorro e Ernesto Ferreira Franga. 

Os n s . 96 e 97 deram conhecimento — inserindo, inclu
sive, OS quesltos e as respostas dos jurados — da absolvigao, 
pelo Tribunal, do Juri, sessao de 28 de m a o , de Joaquim Bo
nifacio Pereira, responsavel por um artigo divulgado no n . ° 
72, de 21 de Janeiro, acusado de "concitar a resistencia a 
autoridade publica e por injurias dirigidas a S. M. o Im-
perador". 

Efetivada a eleigao para preenchimento de duas vagas 
de senadores e apurados os respectivos votos, dados como 
eleitos os candidatos praieiros, O Clamor Publico conside-
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rou finda a sua missao, o que ocorreu com o n . ° 99, de 4 
de julho de 1846, nao sem deixar de dizer que "as listas 
sextup'as, que tem de subir a Imperial Presenga, foram es-
critas com as pontas das baionetas do Presidente da Pro-
vincia" (Bib. P u b . E s t . ) . 

O AZORRAGUE — Jornal politico, de orientagao libe
ral, surgiu a 5 de maio de 1845, obedecendo ao formato de 
20 X 14, com quatro paginas de coluna larga. Confecgao da 
Tipografia Imparc ia \ de Luiz Inacio R beiro Roma, a rua 
da Praia n . 55. Sob o titulo, trazia a sentenga: "Assim o 
querem, assim o t enham" . 

Nao indicando corpo redac'onal, o editor'al de apresen-
tacao, sem assinatura, comegou assim: "Arre, que ja nao 
posso sofrer com impassibilidade tanto desaforo dessa cana-
Iha guablru!! Apesar de terem tantas e tao grandes maze-
las, apesar de se acharem todos cobertos de quanta porcaria 
e sujidade ha, esses mfames baronistas em vez de terem uma 
ro 'ha na boca, porque la diz o adagio que em boca calada 
nao entra mosca, sao sempre os primeiros a descompor os 
seus adversarios politicos, atirando-lhes as imundicies de 
que estao cheios". 

Prosseguiu nesse teor a catiV'naria, dizendo que os gua-
birus, "ou, para falarmos em termos mais claros e inteligi-
veis, OS bandarras, girigotes, birbantes, frascarios e assassi-
nos desta provincia" estavam mu.to assanhados, precisan-
do de que alguem os chamasse a contas. Dai, a sentenga: 
"Assim o querem, assim o t enham" . E "eis em campo O 
Azorrague, que nao os poupara; cada azorragada, cada fe-
rida mortal; e depois nao se queixem, porque bem diz o ada
gio: "quern bem esta e pior escolhe, do mal que Ihe vier nao 
se enoje". 

Em outro artigo, crifcava a administragao, embora li
beral, do Presidente Tomaz Xav!er Garcia de Almeida, cha-
mando-o de protetor dos "cabanos, o maior f agelo que pode 
oprimir esta malfadada provincia". 

Sem divulgar pregos da assinatura ou do mimero avul-
so, O Azorrague comegou circulando bissemanalmente, para 
depois sair tres ou quatro vezes por mes, em datas indeter-
minadas . E nao teve outro assunto na sua agenda, senao a 
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critica desenfreada aos politicos conservadores, taxando-os 
de "quadrilha baronista", "recua safada", "quadrilha gua-
biru-cabana" e quejandos adjelivos. Bateu-se com O Clamor 
Publico, A Carranca, o D\ario Velho (como chamavam os 
pra'eiros ao Diario de Pernambuco) e O Lidador, e a 'nda 
com o orgao repub'icano O Nazareno, acusando-o de se ha
ver tornado "guabiru". 

No mes de junho, assumia a Presidencia da Provlncia 
Manuel de Sousa Teixeira, outro liberal, mas devidamente 
apoiado pelo O Azorrague, continuando identico programa 
em julho, sob a Presidencia de Antonio Pinto Chichorro da 
Gama. 

A redagao voUou-se, mais do que tudo, em agosto e se-
tembro, contra Antonio Borges da Fonseca, cognominado "o 
Cerbero", e contra o tenente-coronel Manue^. Joaquim do 
Rego e Albuquerque, nao mencionado, este ultimo, senao 
pelo ape'ido de Arara, enquanto defendia o subdelegado de 
Afogados, Francisco Carneiro Machado Rios, alvo de tre-
menda sara vada de improperios do Liberal Afogadense, 
periodico que dizia redigido, assim como O Echo da Verdade 
(mas nao o eram), por Borges da Fonseca. Ambos esses jor-
nalecos eram mencionados, nos comentarios d'O Azorrague, 
com tipos de cabega para baixo. 

O ultimo niimero do ano, o 50.°, circulou a 18 de dezem-
bro, trazendo um linico artigo, que encheu suas quatro pa-
ginas, inteiramente dedicado a "O Clamor, essa principal 
C'oaca das imundicies das ratazanas do grao partido da 
ordem". 

Apos quase um mes de ferias, reapareceu o jornal a 12 
de Janeiro, saudando o ano de 1846, que aparecia "como 
uma manha serena depois de proce'osa tempestade, inspi-
rando as ma's doces esperangas". Essas esperangas estavam 
encarnadas na "policia vigilante" do Presiden^^e Ch chorro 
da Gama, ja nao podendo a "caterva", "com toda a senceri-
monia, furtar cavalos e escravds". 

Sem mais alteragao no seu programa, O Azorrague, a 
partir do n . ° 59, teve como impressor S. Caminha. 

J a saindo poucas vezes por mes, veio o virulento orgao 
praieiro a extinguir-se com o n.° 61, datado de 20 de abril 
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de 1846. A redagao esteve a cargo de Jeronimo Vile'a de 
Castro Tavares, padre Joao Cap'strano de Mendonga e Joa-
quim de Aquino Fonseca (Coleg. Fern. Pio e Bib. Pub. 
Es t . ) . 

A CARRANCA — Per:6dco Politico — Moral — Satiri-
co — Comico — Impresso por Geraldo Correia Lima, na Ti-
pografia Uniao, a rua Be a (atual Ulhoa Cintra) n° 45, 
deu a lume sua primeira edigao a 10 de maio de 1845, para 
vender cada exemplar a 20 reis. Formato min mo (15 1/2 
X 10), com quatro pag.nas de uma so coluna (18 ciceros), 
apresentou sobre o titulo pequena vinheta simbolica. Teve 
como redatores, segundo Faelante da Camara (1), Antonio 
Peregrine Maciel Monteiro e o Desembargador Nico au Re-
gueira Costa. A estes acrescentou Alfredo de Carvalho (2): 
Manuel Coelho Cintra, Luiz da Costa Porto Carre ro (?), 
Joao Batista de Sa, o ultimo dos quais como redator unico 
na segunda fase, "e outros". 

D'zia 0 artigo-programa: "A Carranca ha de t ratar da 
vida alheia; nao a vida domestica, aquela que se passa en-
tre as paredes do dom cilio, entre os membros da famiUa, 
mas a que cai no dominio do pub lco" . E mais: " . . . h a de 
censurar, criticar, rldicu arizar defeitos e vicios e tambem 
atacar maldades e crimes, como entender, e Deus a ajudara 
nesta obra de miser.cordia". Term nou declarando ser "da 
oposigao, da ordem, mas justo, sincero, franco". 

O pequeno jornal teve como missao precipua criticar, 
sat i rzar , rid cularizar os lideres do Parado Liberal, sobretu-
do Nunes Machado. E combateu as ideias xenofobas de Bor-
ges da Fonseca, d'O Verdadeiro Regenrador. 

(1) Estudo Intitulado "Maciel Montei ro" — edigao d'A Cultura Academica, 
de 1905. Aludindo ao conteiido intelectual d'A Carranca, acentuou Faelante da 
Camara: " . . . a linguagem tem o sal da pilheria, a nota ironica, o gume da sati-
ra e, nao desprezando esse te r reno , envolve os apodos no disfarce do espirito 
galhofeiro. Nao se le a descompostura torpe ao adversSrio a par do elogio des-
pudorado ao amigo; o calao do desaforo nao serve de pretexto para encomios sem 
conta aos pa t roes . E se alguma vez o ataque pessoal destoa do programa, pode-
se ter a certeza de que nao 6 de Maciel Monteiro". 

Faelante da Camara, homem de talento e sensibilidade, foi por demais con-
descendente para com a memoria da tu rma, indubi t ive lmente , de alto nivel In
telectual, d'A Carranca. & o que se evidencla do manuseio da colesao do peque
no, mas furibundo, peri6dico conservador. 

(2) In "Anals" . 
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Publicado regularmente, ora duas, ora tres vezes por 
semana, apos o n.^ 18, de 12 de julho, o seguinte so circulou 
a 5 de agosto, escrevendo, a proposito, a redagao: "Nao nos 
perguntem os amabi'issimos lei tores porque aparece agora 
A Carranca depo.s de estar no escuro tantos dias. Ja o dis-
semos uma vez e esta sera a ultima: A Carranca nao se obri-
gou, nao contratou com ninguem a aparecer lal ou lal dia. 
Se OS fregueses quiserem dar-lhe as boas vindas mediante 
OS quibus, ficar-lhes-a muiio obrigada; no ma^s, quer ser li-
vre como o ar; e d.sse". 

A partir do n . ° 25, de 3 de setembro, aumentou o forma
te para 21 x 15, passando as paginas a terem duas co-
lunas normals, ao passo que subia para 40 reis o preco do 
exemplar. Sa.u do cabega ho a vinheta s.mbolica, para ser 
substituida, no n . ° 29, por uma mascara pouco maior. 

Assumindo o governo provincial Antonio Pinto Chichor-
ro da Gama, tomou-o o periodico como a vo principal de 
seus ataques, a base da satira e do ridicule. Enquanio isto, 
polemizava com os jornais situacionistas, a frente deles o 
Diario Novo. 

Lia-se na edigao de 7 de outubro, sob o titulo "Duplica-
da mofina": "Nos termos da Pastoral de nosso virtuoso pre-
lado, de 17 do corrente mes, esta o sr. Chichorro exco-
mungado, por comunicar, como tern comunicado e continua 
a comun.car, com o excomungado vitando Oxala, seu parti
cular e intimo amigo, com publico desprezo da Re'igiao Ca-
tolica, Apostolica, Romana, com insultante acinte a Igreja 
e ao seu chefe episcopal". 

Outra vitima das penas venenosas d'A Carranca foi o 
padre Miguel do Sacramento Lopes Gama, redator d'O Sete 
de Septembro, a quem eram atirados terriveis baldoes, inclu
sive nestes versos de um soneto sem assinatura, na edigao 
de 15 de novembro: 

"Surgiu de pavorosas catacumbas 
Um trade borra, outrora de Sao Bento; 
Um trade bandoleiro, um catavento, 
Tocador de fandango e de zabumba". 

" na Praia este jumento 
Exerce outras fungoes, carrega tumbas". 
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E nao parou mais de ridicularizar o padre-jorna^sta, 
do modo mais grosseiro que se possa imaginar, descendo 
mesmo a licenciosidade, a este mister dedicando-se o desa-
busado jornal quase que exclusivaraente (ocorreram varios 
outros sonetos), pouco espago restando para o achincalhe ao 
presidente Chichorro, as vezes chamado Cachor ro . . . De vez 
err quando os carran ;udns redatores voltavam-se, tambem, 
contra Frei Cometa, como era ape idado o padre Capistrano de 
Mendonga, tambem jornalista, a quem se atribuia a redagao 
d'O Azorrague (3) . 

Terminado o ano com o n . ° 54, de 22 de dezembro, con-
tinuou a numeragao a 5 de Janeiro de 1846. Intensificaram-
se OS ataques ao gabinete ministerial. 

No d a 27 do referido mes, com sua assinatura, Joaquim 
Bonifacio Pereira, responsavel pelo per'odico, imputara ao 
Presidente da Provinca fa ' ta de cumprimento do dever e 
negocios ilegais, o que resultou num processo, por injur.as 
impressas, contra o acusador, Pronunciadc e preso em mar-
go, foi abso'vido a 27 de maio, pelo juiz Jose Nicolau Reguei-
ra Costa, em segundo julgamento, conseqiiente de ape'agao. 
O jornalista Antonio Borges da Fonseca foi o advogado do 
r6u. 

A partir de fevereiro, o jornal divulgou Comunicados 
sob o titulo "Os nossos prlnciplos e a Praia", com a assina
tura de Polixeno, e as "Variedades divertidas", de Robrecht. 
Depo's, veio a campanha contra as candidaturas senatoriais 
dos baianos Ernesto Franga e Chichorro da Gama, a par de 
rudes ataques aos lideres pra ieros Nunes Machado e Urba-
no Sabino, redatores do Diario Novo. 

Suspensa com a edigao de 16 de maio, ressurgiu a folha 
a 17 de junho — n . ° 81 — em cujo editorial — e no do n.** 
82 — conclamou Chichorro da Gama a renunc ar o Gover-
no de Pernambuco "em nome da lei, da patria, do Impera-
dor, da humanidade, da reUgiao e de Deus", uma vez que o 
jiiri de 27 de maio "absolveu A Carranca, acusada pelo pre
sidente da provincia", o "infame prevaricador". 

(3) Sob o titulo "Frei Cometa", estranhou A Carranca (16/9/1845) a nomea-
cao dele para pregador da Capela Imperial, chamando-o "frade de mac furada", 
"eminentemente debochado, pelintra, frascirlo e carregado de viclos". 
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Nao se interrompeu jama's a catilinaria contra a Pra 'a 
e contra Chichorro da Gama, a respeito do qual, apos cha-
ma-lo de "eunuco", assim conc'uia um soneto na edigao de 
22 de julho: 

"Nossc empenlio em ma car esse maluco 
fi mostrar ao Brasil, ao mundo, a historia, 
Que a voz da Imprensa e a voz de Pernambuco". 

Entretanto, A Carranca, que ja vinha circu^ando com 
intervalos maiores, suspendeu sua pubLcagao com o n . ° 87, 
de 13 de agosto. 

Reaparecendo, o n . ° 1, de 9 de margo (4) de 1847, abriu 
a pr meira pagina, sob o titu'o "Com a devida venia", 
o soneto a seguir: 

"Eis-me outra vez, piissimos leitores, 
Em tempo de quaresma! Quem d ria? 
Resolula, a manter a liga em dia 
Contra os da Praia invictos mamadores. 

Os ca^ungas da China, os Tremedores, 
Raposas, Papa-Angu, Antas, Mumia, 
Toda essa malta e infame bicharia 
Ja nao me ocupa a mente como alores. 

A politica, sim, o bem do povo, 
Da patria a gloria, as le.s, a liberdade 
Me cumpre defender. . . E isto novo? 

Se a^gum patricio houver nesta cidade 
Que OS principios reprove em que me louvo, 
Nao e pernambucano, e nulidade". 

No "Cavaco", logo abaixo, escreveu a redagao que A 
Carranca t inha suspendido a publicagao porque. "cansada 
de expor a luz da evidenc^a a desvergonha" da fagao dos 
praieiros, "assentou que era ma 'har em ferro frio demons-
tra-la no intiiito de corrigi-los. Razao teve portanto, de to-
mar um repouso para recomegar com mais esforgo (se e pos-

(4) Nao 4 de margo, como estS na obra citada, de Alfredo de Carvalbo. 
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sivel) a necessaria tarefa de desmoronar seus pianos, des-
mascarar seus embustes e consignar a posteridade a pro-
tervia e os crimes da sua epoca. fi agora" . 

Conclu!u pedindo a ajuda dos corre'igionarios para "re-
conquistar e tornar uma realidade indefectivel esse sistema 
de ordem, de paz e de moderagao, por que tantos homens 
bons se tem sacrificado". 

Ocupou-se A Carranca, tao somente, nessa prime'ra edi-
gao, em atacar o Presidente Cliichorro da Gama, fazendo-o 
nao so em prosa, mas em glosas e n u m soneto, tudo sem 
ass inatura . 

A par t i r do n.** 2, o entao semanario teve como impres-
sor Jose dos Santos Torres. Sem dizer-se, abertamente, orgao 
do Partido Conservador, continuou a atacar, nessa segun-
da fase, a politica praieira, atraves de artigos macigos e de 
versos satiricos. O padre Lopes Gama, ao lado de Jeronimo 
Vi ela de Castro Tavares, entre outros, permanecia no 'ndex 
dos carrancudos reda tores, desapiedadamente ironizado, 
como sucedia a Chichorro da Gama. Na edlgao de 12 de 
abril, e na seguinte, atacava a "traicao e prepotencia" do 
juiz Manuel Mendes da Cunha e Azevedo (apel dado Bato-
que), que ordenara a prisao do jornaUsta republicano Bor-
ges da Fonseca, por suposto crime de imprensa atrave? 
d'O Nazareno. 

Do n . ° 17 ao 20.°, A Carranca inseriu diferentes char
ges, em xi 'ogravura, simboUzando o enforquilhamento do 
Presidente Chichorro nas eleigoes para senador, de que era 
candidato. 

Antes, porem, do pleito eleitora\ encerrou-se, definiti-
vamente, a existencia do virulento periodico, com o n.° 25 
(5), de 8 de setembro de 1847, quando era redigido, quase 
que excluslvamente, por Joao Batista de Sa (Bib. Piib. Est.) . 

O FOGUETE — 6rgao praieiro, de pequeno formate 
(22 x 16), com quatro paginas de coluna larga, surgiu a 
19 de maio de 1845, impresso por S. Caminha (ate o n . ° 

^ 

(5) Nao o n.° 23, constante do registo do referido autor. 
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3) e D . S. do Espirito Santo (o n . ° 4) , na Tipografia Im-
parcial, de Luiz Inacio R,t>eiro Roma. Abaixo do titulo, a 
divisa: 

"Nao tenhas, minha Musa, medo deles, 
Vai batendo de rijo, fogo neles". 

J . A. de Macedo. 

O editorial de apresentagao assim comegou: "Senhcres 
da alta gerarquia cabana-giiabiru: a vossos p6s vera, subm s-
so, O Foguete, patentear as momeiitosas e palpitantes ra-
zoes de sua aparigao". Em duas paginas, o articulista fez 
uma analise da situagao da provincia sob o imporio dos po
liticoes de pera, que eram os baronistas, prometendo "fa-
zer com que se de o seu a seu dono e chamar as coisas ao 
seu antigo pe" . 

No primeiro artigo da segunda edigao, referindo-se a 
"horda de assassinos e ladroes" de que se achava infestada 
"esta malfadada provincia", escreveu O Foguete, entre ou-
tros conceitos de igual jaez: " . . .fel.zmente, Pernambuco, o 
Brasil inteiro, ja nao se engana com as lamiir 'as dessa Iribo 
de gatunos que se quer locup'etar a custa da fazenda. honra 
e vida de seus adversaries; nao ha dia em que ela deixe de 
pralicar m l atentados e alr.bui-Ios, com todo o desvergo-
nhamento, ao Partido Praieiro". 

Nesse diapasao seguiu-se a existencia do panfleto, ata-
cando, sobretudo, a indicagao do presidente Tomaz Xavier 
Garcia de Alme da para a senatoria, em azeda polemica com 
O Clamor Publico e A Carranca, periodicos conservadores, 
chamados orgaos da "canalha guabiru-cabana". 

Substituido, aquele, na administragao da provincia, 
pe^o vice-presidente Manuel de Sousa Teixe ra, neste depo-
sitou O Foguete toda confianga, elogiando Ihe o "carater 
imparcial e justiceiro", o mesmo fazendo, Ingo mais, quan-
to ao respective sucessor: Antonio P.nto Chichorro da 
Gama . 

A partir da edigao de 21 de junho, O Foguete passou a 
atacar, desabridamente, O Nazareno e os principles republi-
canos de seu redater Antonio Borges da Fonseca, chaman-
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do-o "o espoleta nazareno paraibano", "sabujo", "filho es-
p i i r o " e quejandos epitetos, numa arrasadora biograf a (1). 
A par de tao degradante materia, o jornal so fazia elogiar 
Chichorro da Gama, voltando-se, por ultimo, contra o Dia
rio da Manteiga (cognome do Diario de Pernambuco) e O 
Clamor Publico Monstro. Redagao a t r buida (pelo O Lida-
dor, n . ° 25) a Joaquim de Aquino Fonseca. 

E assim terminou a existencia (irregular no tocante a 
datas) do espocante Foguete, cujo ultimo numero, o 13.** 
(2), c^rculou a 9 de setembro do mesmo ano (Bib. Pub. 
E s t . ) . 

O LIDADOR MONSTRO (ou Registo das demissoes e 
reformas dadas aos que pertencem ao partido da ordem, em 
razao da adesao que eles consae^ram ao Senhor dom Pedro 
Segnndo, ou Quadro da inversao revoiucionaria e anarqui-
zadora operada durante os 36 dias da fatalissima adminis-
tra^ao do vice-presidente Manuel de Sousa Te'xeira) — Pu-
blicado em formato grande, sem data, circulou a 15 de agos-
to de 1845 (1 A), mpresso por Geraldo Correia Lima, na Tip. 
Uniao, a rua Be'a n.° 45, e editado pe'o O Lidador. Preco 
do exemplar — $160. Sob o imenso titulo, lia-se: "Ad per-
petuam rei memoriam". 

Divulgou, principalmente, a relagao dos 303 funciona-
rios, civ's e miMtares, demitidos ou reformados durante a 
administracao m e n c o n a d a (que durou o curto periodo de 
5 de iunho a 11 de ju lho) , acrescenf^ando-lhes informes s6-
bre cada um deles e, no caso dos oficiais de poMcia, a respec-
tiva fo'ha de servigos prestados (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O ECHO DA VERDADE ( I B ) — Trazendo, sob o titulo, a 
divlsa "Viva a Monarqu 'a Constitucional", comecou a cir
cular a 19 de agosto de 1845, em formato de 22 x 16, com 
quatro paginas de duas colunas. Impresso por Manuel Ze-
ferino Pimentel, na Tip . Nazarena, de A. B . da Fonseca, 

(1) A "biografia", comepada no n . " 7, prosseguiu e, ainda no n . ° 12, trazia 
ao p6: "continuar-se-5". Mas nao continuou na edlcac seguinte e ultima. 

(2) Alfredo de Carvalho registara o n . ° 4 como tendo sido o ultimo publicado. 
(1 A) Informagao colhida, quanto a data, na edigao do Diario de Pernambuco 

do dla seguinte. 
(1 B) At6 o terceiro numero, era, slmplesmente. Echo da Verdade. 
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si tuada no Patio do Paraiso D 4 (onde hoje esta localizado 
o Edificio J . K . ) , anunciou vender-se o exemplar a 40 reis. 

Abriu a primeira pagina a seguinte advertencia, assina-
da por Condorcet: "Chegou o momento em que cada cida-
dao deve oferecer a seu pais o tributo de suas refexoes e 
submeter seus pensamentos a todos aqueles que por um in-
teresse comum estao ligados entre s i" . 

Lia-se no editorial de apresentagao: "O Echo da Verda-
de e do povo, e somente para ele se dirige: a sua missao sera 
provar-lhe, tao claramente como a luz meridiana, de que 
lado estao os traidores da sua boa intengao: abrir-lhe os 
o^hos e fazer-lhe sent ' r a sua posigao, tao arriscada quantc 
meMndrosa". E concluiu: "Morram os tiranos da patria; 
morram esses malvados hipocrii^as intitulados patriotas 
praieu-os e viva a Liberdad*; e a Ordem". 

Inser 'ndo artigos macigos, de ataque ao governo pro
vincial de Chichorro da Gama e seus satelites da Pra 'a , sem 
faltarem versos satiricos, a eles caricaturalmente atribuidos, 
e mais notas ligeiras, envolvendo, igua^mente, a personali-
dade do padre Lopes Gama, publicou-se semana'mente, em 
dias indeterminados, ate o n.° 6, datado de 2 de outubro do 
mesmo ano (2 B) . 

Quando parecia haver perecido, apareceu a 7.* e ulti
ma ed'cao d'O Echo da Verdade no dia 22 de novembro (Bib. 
Piib. E s t . ) . 

O VERDADEIRO — Jornal politico, apareceu no dia 3 
de setembro de 1845, em formato de 21 x 16, com quatro pa-
ginas de coluna larga. Impresso por Manuel Zeferino Pi-
mentel, na Tipografia Nazarena, si tuada a rua Direita, D. 
1, e redigido por Antonio Borges da Fonseca. Prego do exem-

(2 B) O Foguete, orgao praieiro de linguagem virulenta, divulgou, no seu n.° 
13, do dia 9 de setembro de 1845, o "anuncio" a seguir; 

"Em Olinda, em uma casa de Madeira, onde ha um homunculo multo ver-
melho, bem conhecido pela sua brutal incontinencia e nao interrompida embria-
gues, da-se gratuitamente O Echo da Verdadet todos aqueles que tiveren- neces-
sidade de visitar os lugares de despejo publico o poderao ali procurar para o 
itoico mister que serve — O Dr. Besouro". 

A palavra Verdade era colocada, nesse "anuncio", de cabega para balxo. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 3 1 

p^ar — 40 re 's . Sob o titulo, a divisa, em latJm e portugues: 
"Pratique-se a justiga, embora se aniquile o mundo". 

Constava do editorial de apresentagao: "Observaremos 
sempre a verdade em nossos escritos, seja contra quem for, 
toda vez que convenha ao bem do pais". 

"Procuraremos demonstrar ao povo os erros em que ele 
esta imbuido; rasgar a venda que ele tem atada aos olhos; 
mostrar-lhe os inimigos e traidores da patria, apontar-lhe o 
cam!nho que Ihe convem trilhar nessa desordem. . . " 

Dizia-se neutro, mas chamaria "para o Partido Liberal 
todos OS homens amantes da liberdade". Criticou, noutro 
artigo, a hegemonia da familia Cava'canti, concluindo com 
as "Husoes Pra^eiras". 

Circularam mais duas edigoes, que foram as ultimas, a 
17 e 26 de setembro. Nelas atacava a fagao praieira que es-
tava no poder e defendia o diretor d'O Nazareno, acusado, 
pelo O Azarrogue, de se haver vend.do aos "guabirus" (Bib. 
Pub. E s t . ) . 

O SETE DE SEPTEMBRO — Periodico Politico, Moral e 
Literario — Entrou em circulagao no dia 7 de setembro de 
1845, em formato de 30 x 21, com quatro paginas, sendo im-
presso na Tipograf'a Imparc'al, de Luiz Inacio R beiro Ro
ma, a rua da Praia n . ° 55. Redacao a cargo do padre Miguel 
do Sacramento' Lopes Gama, pub'icando-se as tergas e sex-
tas-feiras. Assinatura semestral — 4§000; prego do exem
plar — 80 reis. 

O extenso editorial de abertura constituiu um hino de 
louvor a data da Independenc a do Brasil, ao dia "maior e 
mais respeitavel de quantos assomam, radiantes, no vasto 
Imperio da Santa Cruz". 

Seguiu o jornal sua meta, orientado pela politica liberal 
(ou praieira) de apoio ao governo provinc'a^. de Antonio 
Pinto Chichorro da Gama, atacando o Partido Conservador, 
tambem chamado Baronista ou Orde ro, e seus lideres, o re-
cente predominio das familias Rego Barros — Cavalcanti, "a 
grande afluencia de artistas estrangeiros, que tem vindo 
para o Brasil tirar o pao dos proprios brasileiros", e tc . , fo-
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calzando temas democratico-sociais e clamando contra o 
"grau de miseria e opressao" que, durante muitos anos, pe-
sou sobre a maioria dos pernambucanos. 

Era, segundo o historiador Amaro Quintas, "uma lin-
guagem corajosa e avangada" a que usava o famoso Padre 
Carapuceiro no seu interessante bissemanario. 

Pugnando pelo reg'me representa+ivo, escreveu, ele, na 
edigao de 12 de dezembro de 1845: "Nao ju^guem, porem, os 
doutores d'O Lidador, e mais pasquins da fagao ordeira, que 
eu tenho o regime representativo pelo non plus ultra do aper-
feigoamento social. Nao: conhego-lhe muitos defeitos; mas 
sei que e um slstema de trans gao, e uma necessidade da 
epoca em que vivemos; e uma passagem para um future 
mais feliz". 

Nao se cansava o redator de criticar a turma "guabiru", 
tambem assim cognominados os conservadores, em termos 
energicos e violentos, acusando-a de furtos e assassinios du
rante sete anos, denuncando, sobretudo, que um "bando de 
salteadores infestava os arredores do Recife", chefiado por 
Jose do Rego Barros, irmao de Chico Macho, ou seja, 
Francisco do Rego Barros, o Barao da Boa Vista. 

Enquanto isto. Lopes Gama enfrentava respeitaveis an-
tagonistas, que o acutilavam pelas colunas d'O L'dador, 
d'A Carranca, d'O Clamor PuhVco, d'O Esqueleto e d'O Raio. 
A par da po''emica politica, eivada de odio, choviam epi2:ra-
mas de parte a parte . Os contendores eram, sobretudo, 
chistosos e satiricos. 

O Sete de Septembro viveu regularmente, transpondo o 
ano de 1846 ja com 32 numeros publicados, para continuar 
seguindo a numeragao. 

No mes de fevereiro, edigao do dia 10, o padre Joaquim 
pinto de Campos, um dos contendores na m^ra de Lopes 
Gama, entrou mais forte por intermedio d'O Lidador, no 
ataque a reputagao do confrade de bat ina. O ofendido "deu-
Ihe o troco" a 3 de margo. Declarou que, nao sendo do seu 
feitio "recorrer ao prestimo do punhal ou do bacamarte", 
como era peculiar a "gente da gra-patacoada da ordem", re-
correu aos meios legais, apresentando queixa a policia. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 233 

Logo, entretanto, o "testa de ferro" Joaquim Bonifacio Pe-
reira assumiu a responsabilidade do escrito de Pinto de Cam
pos, pondo-se este ao ^argo. 

Nas edigoes subseqiientes do seu jornal, o Padre Carapu-
ceiro, desistindo do processo intentado, fez do outro padre o 
a^vo mais acentuado de suas diatribes, chamando-o de vil, 
covarde, patife, bandalho, infame, cachorro, sevandija, ridi-
culo, moleque, semvergonha, "mais filho do pai que da 
mae", etc. 

Ao atingir o n.*' 58, de 31 de margo, apos a insergao de 
dois longos artigos de critica a O Lidador e seus redatores 
Nabuco de Araujo e Figueira de Melo, e de defesa da Praia 
e da candidatura de Chlchorro da Gama a Senatoria, viu-se 
estampado, fechando a ultima pagina, o seguinte Aviso: 
"Aqui termina por ora O Sete de Septembro; porque o seu 
redator tern de aprontar-se para a sua viagem a Corte, como 
deputado da Assembleia Geral. Mas antes de partir ainda 
escrevera um numero extraordinar'o de despedida. Mas ad-
verte-se que so fica interromp'do duran+e a sua ausenc'a; e 
que continuara com a sua volta da Corte". 

A ed'cao extraordinaria, n.° 59, com o artigo "As minhas 
despedidas", circulou a 16 de abril de 1846, nao voltando mais 
a tona a gazeta do .nolvidavel Lopes Gama (1). 

O LIBERAL AFOGADENSE — Trazendo sob o titulo o 
slogan "Guerra aos tiranos", apareceu esse orgao poMtico 
no dia 11 de setembro de 1845, em formato de 21 x 16, com 
quatro paginas de coluna larga. Impressao da Tipografia 
Nazarena, instalada a rua Direita D 1, a cargo de Manuel 
Zeferino Pimentel, custando 40 reis o exemplar. 

Dizendo-se um novo campeao da liberdade, veio desti-
nado a atacar o "vil e infame partido pra.eiro", devido a no-

(1) Nao fol possivel encontrar mais do que um comprovante d'O Sete de Sep
tembro: o mencionado n.° 58, metido entre os avulsos da Blblioteca Piiblica do 
Estado. As demals notas bibliograficas colhi-as nos "Anais", de Alfredo de Car-
valho, e no livro "O Padre Lopes Gama politico", de Amaro Quintas, escritor 
que possui colegao quase completa do perl6dlco, mas tao bem guardada, na sua 
grande blblioteca, que nao consegui por-lhe a vista em cima. Outra colegao exls-
te na Blblioteca Naclonal, conforme consta do flchSrio. Quando a requeri . Id no 
Rio de Janeiro, nao fol encontrada. 
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meagao de Francisco Carneiro Machado Rios para as fun-
goes de sub-delegado de policia de Afogados, com a palente 
de tenente-corone\ declarando, no editorial de apresenta-
gao, que divulgaria "seus atentados, seus novos cr mes, des-
mascarando-o". E nao fez outra coisa o afoito jornalzinho, 
estendendo sua catiMnaria a O Azorrague e seu principa' re-
dator, Jeronimo Vilela de Castro Tavares, a quem chamava 
"Dr. Macota", alem de atribuir-lhe outros epitetos depre-
ciativos. 

Publicando-se semana'mente, em d a s incertos, O Libe
ral Afogadense extinguiu-se com o n . " 8, de 1.° de dezem-
bro (Bib. Pub E s t . ) . 

O ARARA — Periodico pra'eiro, entrou em cena a 30 
de setembro de 1845, obedecendo ao formato de 21 x 16, com 
quatro paginas a duas co'unas de compos'gao. Trabalho 
material da ofic na de Luiz Inacio Ribeiro Roma, trazia, sob 
o titulo, estes dois versos de Camoes, omitindo o nome do 
autor: 

"Cesse tudo o que a antiga Musa canta. 
Que outro valor mais alto se a levanta" . 

Trfes quartos de pagina de frente foram ocupados pelc 
cabecalho, de^e constando um cliche simbolico, em xilogra-
vura. A api^esentagao comegou com os seguintes versos: 

"E s O Arara, 
Mogo fida^go, 
£ mais esbelto 
Do que um galgo. 
O quanto e lindo 
O seu nariz! 
Parece um torno 
De chafariz". 

Seguiram-se ma's seis oitavas, descrevendo a personali-
dade do tenente-coronel Manuel Joaquim do Rego e Albu
querque, cujo apelido servia de titulo ao jorna^, para conti-
nuar em prosa, que ocupou o restante das paginas . 

No meio do artigo, misto de satira e ridicularia, dava-se 
a i.egenda do cliche: "O Arara, que, na estampa que aclma 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 235 

se ve, se acha vestido de saia e timao, com um pranchao atra-
vessado no bico; uma caixinha ao pescogo, um punhal na 
mao direita; um peixe, de cuja boca saem umas letras, na 
mao esquerda, e umas pedras nas unhas dos pes, e o heroi 
de nossos dias, que apresenta um numero consideravel de 
feitos gloriosos, e por isso nao e mister uma pena muito ha-
bil para imortalizar-lhe o nome". 

A par de longos comentarios a cerca dos "feitos" do re-
ferido of cial da Guarda Nacional, so citado pelo ape^ido, a 
folha atacou, igualmente, "a imprensa Nazarena", cujo re-
dator, Antonio Borges da Fonseca, acusado de haver-se tor
nado Guabiru-Cabano, tambem nao era mencionado pelo 
nome, mas somente pelo depreciativo epiteto de Cerbero, a 
quem atribuia a responsabiMdade pela redagao d'O Liberal 
Afogfadense (1), chamando-o, na ed'gao de 12 de dezembro, 
"ladrao, porco e descarado, novo judeu". 

Junto ao Arara e ao Cerbero, eram a^vo da catilinar'a e 
das inominaveis picuinhas d'O Arara os maiorais da politi-
ca conservadora, entao no ostracismo, sempre atraves de 
apelidos, tais como Chico Macho, o Mandioca, Bento Gara-
pa, o Bode do Dizimo, Cuco Barbado, o Cloaca, o Anacleti-
nho, Juburu Moleque, e tc . Os ataques visavam, ao mesmo 
tempo, a O Lidador, orgao "caramuru" por excelencia. En-
quanto isto, a redagao defendia o famoso sub-delegado e co-
mandante do batalhao da Guarda Nacional de Afogados, 
Francisco Carneiro, nomeado pelo presidente pra^eiro 
Chichorro da Gama. 

Viveu 0 periodico, irregularmente, ate o n . ° 9, de 23 de 
dezembro, voHando, com o lO.*', a 28 de Janeiro de 1846. Foi 
o ultimo (Bib. Pub . Es t . ) . 

I 

O CLAMOR PUBLICO MONSTRO — Ordem e Liberda-
de — N.° 1 (sem ter segundo), impresso por Gera'do Cor-
reia Lima, na Tip. Uniao, a rua Bela, n . ° 45, circulou (sem 
mencionar data) no dia 29 de agosto (1 A) de 1845. Preco do 

(1) Numa Correspondencla ligelra, publlcada no Diario de Pernambuco ie 
15 de dezembro de 1845, Borges da Fonseca, chamando ao redator d'O Arara "se-
vandija e canalha", fez sentlr que nao escrevia n'O Liberal Afogadense. 

(1 A) Informagao colhlda no noticlSrio do Diario de Pernambuco da mesma 
data, em contradigao com Alfredo de Carvalho, que registrara: "em dias de 
setembro". 
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exemplar — 0$80. Apresentou-se em formato de 31 x 20, 
com quatro paginas de tres colunas, uniformemente com-
posto em tipo corpo 8, batido, divulgando vasta mater.'a, 
const^tuida de artigos e sueltos 2ontra o Presidenle Chichor
ro da Gama e contra os praieiros em geral. 

Seu objetivo primordial foi proporcionar "aos amigos da 
ordem" a leitura das razoes do recurso que Henrique de Aze-
vedo Me^o, editor d'O Clamor Publico e proprietor o da ofi-
cina grafica que o imprimia, fizera sub r, com data de 25 de 
agosto, a presenga do juiz de Direito da 1.^ Vara, "para 
efelto de obter a revogagao da pronuncia contra ele proferi-
da pelo juiz municipal da 2.^ vara, no processo de abuso de 
imprensa intentado por Manuel Camelo Pessoa" (Bib. Pub. 
Es t . ) . 

O PRAIEIRO — Periodico Politico Tao Somente — Co-
megou a circular a 23 de outubro de 1845, em formato de 
22 X 16, com quatro paginas de duas colunas. Apresentou, 
como divisa, a segu'nte "maxima do Partido Naconal" : "Li-
berdade na e'e'gao dos representantes do pais, re^a adminis-
tragao de justiga, economia nos dinheiros publicos". 

Impresso na Tip. Imparcia\ de L. I . R. Roma, defen-
deu a adminstragao provincial, que assumira o poder com 
a queda do Partido Conservador, e atacou o chefe da Igreja 
CatoL'ca em Pernambuco, lamentando fosse ele "tao miope 
e tao pouco generoso", pretendendo "excomungar todo mun-
do so pelo fato de nao ser baronista". 

No segundo numero, de 3 de novembro, regozijava-se o 
redator com a representagao praieira pernambucana na Cor-
te, cuja conduta considerava exemp ar, pois v.nha presiando 
"importantes" servigos ao pais. 

Atraves de extensos comentarios, prosseguiu O Praieiro 
sua missao de orgao situacionista, tecendo encomios ao 
Presldente Chichorro da Gama e atacando desabridamente 
a anterior predominancia das familias Rego Barros e Caval-
canti e os jornais que as defendiam, sobretudo O Lidador. 

Chegou o inquieto orgao da Praia a abusar do d r e i -
to de ridicularizar os politicos decaidos, fazendo-o em pro-
sa e verso. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 237 

Circu'aram nada mais que oito edigoes, uma por sema-
na, a ultima das quais no d.a 14 de dezembro (Bib. Pub. 
Es t . ) . 

1846 

A VOZ DA RELIGIAO — Semanario catolico, surgiu 
no dia 4 de Janeiro le 1846, em forma'o de 24 x 16, com oito 
paginas. Impresso na tipografia de Santos & Cia., tinha 
como redator o Conego Franc sco Jose Tavares da Gama. 
Sob o titulo figurou a seguinte frase latina: "Unus Dominus, 
una Fides" (Ep. ad Ephes. IV. 5) . 

Lia-se no "Prospecto" (assim des'gnado o editorial de 
apresentagao): "Os artigos, de que a presente fo'ha ha de 
constar, todos hao de ter a Religiao por objeto, e na escolha 
de'es atenderemos as d ferentes classes de ^eitores, consul-
tando nao so a utilidade, sobretudo, mas tambem o gosto 
undo a utilidade e quanlo for compa'.ivel com os graves 
objetos de que devemos ocupar-nos. Atenderemos igual-
mente as crcunstancias peculiares do nosso pais, ao estado 
de instrugao do povo, aos abusos dominantes". 

Jornal eminentemente doutrinario, publicou-se com 
toda regu'aridade, aos dom'ngos, contendo oito paginas in-
variaveis. A par de cerrada campanha contra o Protestan-
tismo, divulgava: "V.das dos Santos mais iluslres"; "Histd-
rias edificantes"; excertos de escritores antigos e modernos, 
sobre a Religiao Catolica; Maximas e Pensamentos; tradu-
goes de L'Ami de la Religion, poesias do padre CaMas ("Sal-
mos") e do Vigaro Francisco Ferreira Barreto; artigos di-
versos e noticiario das principa s so.enidades da Igreja. 

A Voz da Religiao prolongou sua existencia, sem aHera-
gao do ritmo inicial, pelo espago de cinco anos, extinguindo-
se com o n . 261 (1), de 29 de dezembro de 1850, quando, 
justificando a paralisagao, escreveu o redator: "Bem a nosso 
pesar, paramos com a sua publicagao, obrigando-nos a isso 
motivos urgentes". 

CD Nao o n .° 26, como esU nos "Anals", evldente 6rro de revlsSo. 
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Constitui-se, a colegao completa, de tres volumes, ser-
vldos de pagina de rosto e sumario das materias divulga-
das (Bib. Piib. E s t . ) . 

O ESQUELETO — Periodico Moral, Satirico, Politico — 
Trazendo sob o titulo o slogan "Guerra a Tiran a e ao Des-
potismo", saiu a lume no dia 16 de fevereiro de 1846, em 
fcrmato de 22 x 16, com quatro paginas de duas colunas. 
Vendia-se o exemplar a 40 reis, sendo impresso per Geraldo 
Correia Lima, na Tipografia Un.ao, a rua Bela (atual Ulhoa 
Cintra) n.** 45. 

Seu programa ficou expresso na parte final, a seguir, 
do editorial de introdugao: " . . . n a o e certamente inoportu-
na a nossa aparigao, para que, de acordo com os demais pe-
riodicos ordeiros existentes, se nao cesse de clamar contra 
OS ladroes, que oprimem nossos direitos e liberdades, e que 
roubam tao desapiedadamente nossas vidas e propriedades. 
:6, pois, neste sentido e com este fim que vamos escrever: 
conte, portanto, a quadrilha petisca-praieira com nosso es-
forgo em descobr.r e expor a luz do meio dia as suas melguei-
ras, sejam desta ou daquela classe os seus autores. Deus 
nos queira ajudar nesta empresa, livrando-nos do punhal 
poLcial". 

A partir da terceira edigao, figurou no cabega'ho o cli
che de um esqueleto, em xilogravura, com o titulo por cima 
e o Expediente aos lados. 

Alem de censurar a administragao de Antonio Pinto 
Chichorro da Gama, o periodico condenou, em sucessivos ar-
tigos, a atitude da Pra 'a contra a liberdade de imprensa. No 
mesmo n . ° 3, profligou a denuncia dada contra O Clamor 
Publico e a prisao de Joaquim Bonifacio Pere'ra, responsa-
vel pelo O Lidador. 

"Sim, briosos pernambucanos. — concluiu um dos edi
torials — verdadeiros am gos da ordem e da liberdade: e 
mister unirmo-nos para que, cerrados em uma so coorte, 
com a razao e com a lei, e m^'smo com tudo que de direito 
for, fagamos recuar a tirania que nos oprime. Valor, uniao 
e constS.ncia". 
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Desde o n . ° 4 (1), O Esqueleto (2) bateu-se com O 
Guarda Nac'onal; impugnou, vigorosamente, a eleigao de 
Chichorro da Gama para o Senado e impos a mais severa 
crit ca ao padre Lopes Gama, redator d'O Sete de Septembro, 
cognominando-o Frei Sonambulo, Tres-Caras e Frei Calun-
ga, a'em de chama-lo "escritor inconsequente e venal". Ata-
cava, ainda, o Diario Novo, o Bezerro de Pera, O Azorrag:ue 
e demais folhas situacionlstas, 

Nao teve maos a medir o semanario, as vezes bissema-
n a r o , na critica veemente a politica praieira, entao no po-
der. E terminou sua atuacao na imprensa com o n.o 13, de 
27 de abril, ed gao que abrigou um artigo de pagina inteira, 
a ultima, assinado por J . V . C . T . , contra Chichorro da 
Gama (Bib. Piib. E s t . ) . 

O POSTILHAO — Periodico Monstro, Universal Etc. , 
Etc. — Circulou o "1.° Correio" (queria dizer: 1.° numero) 
a 11 de maio (1 A) de 1846, em formato de 16 x 10, com qua-
tro pag nas a uma coluna de composicao de 17 ciceros. Im-
presso por Geraldo Correia Lima, na Tipografi^ Uniao, ven-
dia-se o exemplar a 20 reis. 

Abrindo a edigao, dizia o editorial, intitulado "Pregao": 
"Aqui as tem os fregueses, fresquii has, quentinhas, saHan-
do, pu^ando, colhidas neste instante, cada qual mais impor-
tante"! . A conclu-r: " . . . cheguem, amigos, velhos ou mogos, 
feios ou bonitos, nobres ou plebeus, ricos ou pobres, brancos 
ou pretos, aqui tem noticias! comprate il mio specifico! no
ticias em barda! E tudo por um v.ntem: per poco io vo 
lo do". 

Seguiu-se o "Regulamento", ou seja, programa: "O Pos-
tilhao chega a esta praga quando pode"; "fara imparcial 
justiga a todos, ao reves do Chichorro, que so faz justica 
aos contrarios". E tragou o roteiro de cada edigao: "Noticias 

(1) Anunclando, nos "Avisos Diversos" do Diario de Pemambuco, de 3 de 
marco, o n .o 4 d'O Esqueleto, dizia o encar regado: "EstS assSs interessante , por-
que, respondendo ao Guarda Nacional, define sat isfat6riamente o esqueleto ^ que 
seu titulo alude, e traz, al6m disso, outros artigos de bom gosto" . 

(2) O nome do jornal signlflcava uma critica k pessoa fislca do Presldente 
Chichorro da Gama. 

(1 A) Nao no mes de margo, registado nos "Anais" . 
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da 1.̂  P 'ana: Corte — Ministerio — Assembleia; 2.^ Plana: 
Presidencia — Eleigoes — Pollcia. Finalmente: "Noticias a 
granel ou tuti casti de divertimenti", acrescentando: "O 
Postilhao nao para em parte alguma; corre por todas as 
ruas, nao conversa, senao para trocar a sua mercanca pe-
los cobrinhos, que a^ias nao fazem quebrar nem o lojista, 
nem o agricultor, nem ninguem". 

A partir do "2.° Correio", o cabegalho foi encimado pe-
lo desenho, em xilogravura, de um ind'viduo a cavalo, em 
disparada, rebenque a mao, tendo uma fa xa sobre a blusa, 
com a palavra "Noticias", e no chapeu o distico "Uniao", 
cliche pouco depois substituido por outro menos mal alinha-
vado e sem dizeres. 

Abrindo sempre com o "Pregao", vlnham apos as epl-
grafes programadas, publcando-se a folha em datas irregu-
lares, as vezes dando dois mimeros numa semiana, outras 
saindo com diferengas de mes, variando tambem a quanti-
dade de paginas, minimo de quatro e maximo de oito. Toda 
a materia se constituia de virulenta crit.ca ao Presidente 
Chichorro da Gama, aos demais lideres do Partido Liberal e 
ao DIario Novo, em linguagem achincalhante. O "Pregao" 
do n . ° 6, por exemplo, comegou assim: "Comprate! compra-
te! comprate il mio specif'co! per poco io vo lo do! Agora, 
sim! Sao noticias, mas que noticias! noticias chicharras! no
ticias chichorrlas, chichorraticas, ch'chorrinas, e t c . ! " 

Nas "Noticias a granel" do n.<^ 10, ou 10.*' Correio, lia-
-se: " . . . e s t a o os Praieiros divididos em Cachorr^stas, Mu-
lambistas e E^efantistas. O pr'meiro bando comp6e-se do's 
aduladores por vicio; o segundo, dos esfaimados; o terceiro, 
dos que ainda creem que na Pra.a ha perolas, so pela razao 
de haver esterco". 

Escreveu o redator, no "Pregao" do "19.° Correio", que 
resolvera dar nova orientagao as noticias, passando a pro-
porcionar-lhes titulos ocasionais, em vez de dividi-las em 
tres ordens, como vinha acontecendo. 

Desejoso. de que os "pios fregueses" houvessem passado 
"festas felizes e regaladas", o "Pregao" do prime'ro mimero 
de 1847, "26.0 Correio", datado de 18 de Janeiro, aiispiciou, 
quanto ao novo ano: " . . . q u e Deus permita nos seja mais 
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propicio que o passado, livrando-nos das sangrentas garras 
desse esfa.mado e asqueroso abutre, que tanto nos tern cor-
roido e dllacerado. Assim seja!" 

Mais algumas edigoes, e O Postilhao encerrou sua mis-
sao de jornal puramente combativo com o "30.° Correio", 
de 30 de marco de 1847, embora o derradeiro comentar:o ter-
minasse com' a advertencia: "continuar-se-a" (Bib. Pub. 
E s t . ) . 

O BEZERRO DE PfiRA — Jornal do t:po joco-serio, cir-
culou a 17 de margo de 1846, em formato de 22 x 16, com 
quatro paginas de coluna larga. Impresso por S. Caminha, 
na Tipografia Imparcial, de L. I . R. Roma, a rua da Praia 
n . ° 55, trazia sobre o titulo o desenho, em xilogravura, de 
um bezerro deitado, com cabega de homem e pera (1). 
Abaixo, os seguintes versos de Bocage: 

"Digam-me, agora, os sabios da Escr'tura: 
— Que segredos sao estes, da Natura?" 

Toda a edigao, quase exclusivamente em versos, ocupou-
-se em invetivar e ridicu'arizar os "baronistas" e "guabrus" 
(sinonimos de Conservadores), atraves de apel dos, visando 
especia'mente a determinadc lider politico, a quem era atri-
buida a alcunha do titulo. 

O ultimo numero, que foi o segundo, datado de 3 de 
abril, acompanhou, num so artigo de quatro paginas, o dia-
pasao do anterior, em linguagem que chegou a set desrespei-
tosa (2) (Bib. Pub. E s t . ) . 

O RAIO — Periodico politico, surgiu a 28 de margo de 
1846, dispondo de quatro paginas, formato de 22 x 16, a 

(1) A respeito do chamado Bezerro de Pera, escreveu O Lidador, de 11 de 
marco de 1846: "Em dias do mes passado, extrairam os carniceiros do Matadou-
ro, do ventre de uma vaca morta, um bezeri inho que comegava a encabelar, e 
entre outros pontos onde mais cabelos havia, notava-se uma porgao debaixo do 
queixo, o que deu lugar a um engragado do agougue gr i ta r : — O bezerro tern 
pe ra !" 

(2) Segundo comentou o conservador O Esqueleto, a 25 de marge de 1846, so 
o Frei Calunga (cognome do padre Lopes Gama) ou Jeronimo Vilela de Castro 
Tavares era capaz de escrever "um papelucho tao indecente, Imoral e obceno 
como O Bezerro de Pera Pe r sua vez, e jornalece O Papa-Angu, em sua edigao 
de 15 de abril, afirmava ter side Jeronimo Vilela quem redigiu o referide orgac 
praielro. K fol mesmo 
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duas colunas de composigao. Trabalho material da Tipo-
graf;a Uniao, a rua Bela, n.° 45, t inha como impressor Geral
do Corre'a Lima. Prego do numero avulso — 40 reis. 

Sobre o titulo, em largura integral por sete cm. de al-
tura, via-se mal feita gravura em madeira, representando 
um raio em d'.regao a fachada do Palacio do Governo, em 
cuja varanda conversavam tres pessoas, deparando-se, na 
praga defronte, em d.ferentes posicoes, miniaturas de bode, 
burro, gato, serpente, dragao, camelo montado por padre, 
peixe fora dagua, tar taruga, leao e navio ancorado na Praia, 
simbolos caracteristicos — dizia — da situagao dominante 
(1) . Sob o titulo, OS versos. 

"O Raio que, voraz, tudo derriba, 
Ha de em cinzas tornar nossos flage''.os". 

O editorial de apresentagao alud'u a "tempestade poli-
tica" do momento; aos choques da "feroz e anarquica" ad-
ministragao de Chichorro da Gama com "uma verdadeira e 
legal oposigao", choques "do crime com a vir lude". Dai o 
Raio, "prestes a cair sobre aquele palac'o amarelo, onde o 
crime r; a tirania em forma h u m a r a se tem refug^ado com 
OS seus comparsas". 

Ocorreu outro violentisimo artigo, mas de ataque ao 
padre Lopes Gama, a quem chamava "o Frei Sarrabulho", 
"o ca'uniador por oficio, assassino da honra alhe a por di-
nhe'ro, vil bajulador", "serpe ingrata", "relapso, apostata, 
imoral, vil, infame" e quejandos adjetivos. 

Tres edigoes apenas, do furibundo jornal foram publi-
cadas, a ult .ma das quais a 6 de mai'~>, tendo como unica 
meta atacar Chichorro e Lopes Gama, condenando, sobrelu-
do, a ele'gao do pr'meiro e do ex-ministro Ernesto Ferreira 
Franga para senadores por Pernambuco (Bib. Piib. E s t . ) . 

O PAPA-ANGU — Periodico Extraordinario, Oposicio-
nista, Satirico, Politico — Iniciou sua existencia a 15 de 
abril de 1846, sendo impresso por Geraldo Correia Lima, na 
Tipografia da Uniao, a rua Be'a, n . ° 45, e vendido a 40 reis 

(1) A descricao do cliche, feita atravtSs da "Explicacao da nossa estampa" 
(n.o 2 d'O Raio), difere da que se le nos "Anais", de Alfredo de Carvalho, muito 
falba. 
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0 exemplar. Sobre o titulo, uma xilogravura, representada 
por um homem — o papa-angu — prestes a montar a cava-
lo, com uma vasilha e uma colher levando comida a boca; 
abaixo, as duas quadras seguintes, ironicamente assinadas 
por Frei Cometa e Frei Calunga, respectivamente: 

"Quem nunca viu 
Mestre Vilela, 
Veja o retrato 
Deste michela". 

"Nao tenhas medo, 
Meu bom Vi^.ela; 
Fogo de rijo 
No tal Lamela". 

Nao sairam ma's do que tres niimcros, o segundo a 14 
de maio e o ultimo a 1 de junho, nem o jornal feriu outro 
assunto, a nao ser a personaUdade de Jeron'mo Vilela (o 
papa-angu) e do Presidente Chichorro da Gama, critican-
do-os desabridamente, alem de r!diculariza-los em versos 
chistosos. Seguiu o mesmo caminho d'O Esque^eto, comba-
tendo a candidatura do segundo ao Senado (Bib. Pub. Est . ) . 

t 

O ELEITOR — Circu^ou no dia 27 de abril de 1846 (1), 
em formato de 22 x 16, com quatro paginas de coluna lar-
ga. Trazia, sob o titulo, a d visa: "Plena a inteira liberdade 
de voto. Sufragio universal. Repulsa ao governo infame que 
rouba os direitos socials". Impresso por Manuel Zeferino 
Pimente \ na Tipografa Nazarena, a rua das Florentinas, D. 
8, e red gido por Antonio Borges da Fonseca, vendia-se a 
exemplar a 20 reis, nas livrarias: da Praca da Independencia 
n s . 6 e 8, e da rua do Rosario, Casa da F6. 

O editorial de apresentagao constituiu um apelo ao 
eleitorado, em face de eleigoes proximas, no sentido de que 
votasse, para o Senado, "somente em pernambucanos e nun
ca em candldatos que so valem porque tem o poder e o ba-
camarte ao seu lado". 

(1) Na mesma data , anunciava-se, nos "Avisos Diversos" do Diarlo de Per-
na-TTcbuco, o aparec imento d'O Eleitor, ac rescentando: "EstS mui to Interessante 
e digno de ser lido por todos os pernambucanos , e tanto mals quanto , somente 
custa um vint6m cada exemplar . Leiam-no e abracem as suas doutr lnas e Per-
nambuco nao ser<i aviltado". 



246 LUIZ DO NASCIMENTO 

Findou a edigao de estreia com a transcrigao de extenso 
artigo do jornal Governista Provinciano, de Niteroi, que fi-
zera o elogio e a propaganda do candidate pernanibucano 
VIsconde de Goiana, Bernardo Jose da Gama. 

No segundo (e ultimo) niimero, de 30 de abr i \ o redator 
conc'amou os "proprietarios e agricultores da provincia" a 
nao "sacrificar a Patria" nem "humilhar Pernambuco", o 
que fariam caso votassem nos candidates alienigenas Chi-
chorro da Gama e Ernesto Ferreira Franga para senadores, 
aconselhando-os a sufragar os nomes de Antonio Joaquim de 
Melo e Visconde de Goiana. Concluiu atacando o Diario 
Novo, alem de divulgar duas transcrigSes, tudo tendo como 
motivo a campanha eleitoral (Bib. Pub . E s t . ) . 

O SAQUAREMA — Periodic© Politico e Algumas Vezes 
Noticioso — Surglu a 8 de maio de 1846, em formato de 31 
X 22, com quatro paginas de duas boas colunas. Impresso 
na Tipografia Uniao, k rua da Uniao n . ° 9, por Geraldo Cor-
reia Lima, assinava-se a 1^000 por serie de 15 numeros, 
custando 80 reis o exemplar. Exibiu, sob o titulo, a seguin-
te sentenga: "Le gouvernement monarchique a un errand 
avantage sur le despotismc Comme II est de sa nature 
qui'il y ait sous le prince plusieurs ordres qu' t iennent a la 
constituition, I'etat est plus fixe, la constituition plus 
inebranlable, la persone de ceux qui gouvement plus 
assuree" (Montesquieu, "L' Esprit des Lois", Liv. 5, Chap. 
X I ) . 

Depois de fazer, no artigo-programa, nma exposigao dat> 
condigoes politicas do pais e da provincia, acentuou o edito-
riaUsta: "O Saquarema, sim, e periodico de oposigao, e opo-
sigao veementissima; mas nele guardaremos sempre a de-
cencia e respeito que as conveniencias socials aconselham e 
que o homem bem educado jamais esquece. Receberemos, 
portanto, somente Comunxados e Correspondencias que nao 
se afastem desta regra inviolavel, e que igualmente harm.o-
nizem com os nossos principios e com o fim a que nos pro-
pomos". 

Prestou, ao terminar, esciarecimentos a respeito do titu
lo do jornal: " . . .na Corte do Rio de Janeiro, a politica que 
delxou o poder, quando subiu o Ministerio de 2 de fevereiro, 
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e gera^mente conhec:da pelo vocabulo Saquarema; e ate na 
Camara dos srs. senadores, uma das notabilidades brasilei-
ras chamou a lei da reforma do Codlgo do Processo, e a ou-
tras promulgadas, quando vigorava essa politica, Leis Sa-
quaremas. Nos, portanto, querendo dar ao nosso peri6d:'c9 
um nome que exprimisse o seu fim, nenhum achamos mais 
apropriado do que Saquarema". Tal nome, finalmente, sig-
nificava o seu credo politico, embora em Pernambuco se cha-
masse Baronista, Ordeiro, etc. 

Indicou, adiante, a seguinte lista saquarema para a es-
co'ha de do s candidates a senadores: Visconde de Goiana, 
Barao da Boa Vista, Barao de Itamaraca, Conselheiro Se-
bastiao do Rego Barros, comendador Pedro Francisco de 
Pau^a Cava'canti de Albuquerque e padre Francisco Ferrei-
ra Barreto. 

Um artigo de mais de duas paginas, na mesma edigao, 
ocupou-se em criticar as cand daturas situacionistas a se-
natoria, de Ernesto Ferre'ra Franga e Chichorro da Gama. 
Por fim, condenou, em uma coluna batida, o contra^o das 
publ-'cagoes oficiais, efetuado, sem concorrencia piiblica, 
com 0 D'ario Novo, assunto que — a par de comentarios es-
tafantes em torno do pleito eleitoral, logo realizado, e da 
insergao dos primeiros resultados colhidos — ocupou suces-
sivos artigos de estilo panfetario, chegando ao cumulo de 
divulgar toda a documentagao referente aquele a^o do go-
verno da provlncia, o que fez no n . ° 7, de 3 de agosto, que 
sa^u com dez paginas, a m a o r edigao ja verificada na im-
prensa da epoca, vendido cada exemplar ao prego extraordi-
nario de 160 reis. 

Publicando-se irregularmente, em media quinzenal, O 
Saquarema nao teve outro objetivo senao eleitoral, atacan-
do, desabridamente, o Presidente Chichorro da Gama e de-
mais ^ideres praieiros, em linguagem mesmo insultuosa. Efe-
tivadas as ele goes, apuradas favoravelmente ao "inimigo", 
findou a existenc'a do virulento orgao com o n.^ 9, de 31 
(1) de agosto (Bib. Piib. E s t . ) . 

O PROGRESSO — Revista Social, Literar'a e Cientifica 
— Entrou em circulagao a 1.° de julho de 1846, no formato 

(1) Nao 21, como registou Alfredo de Carvalho. 
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de 23 X 16, com 60 pag^nas, sendo impressa na of'cina gra-
fica de M. F . de Faria. Redator-chefe e responsavel pela ge-
rencia — Antonio Pedro de Figue.redo (1) , Subscrevia-se a 
3S000 por seis numeros, mediante pagamento adiantado, 
"no Recife, na loja do sr. Cardoso Aires; em Santo Antonio, 
na Uvraria da Praca da Independencia ns . 6 e 8, e na Boa 
Vista, em a Botlca do sr. Moreira". 

Abriu a edicao de estreia uma "Exposigao de Princi-
pios" de nove paginas mac'cas, assim iniciada: "Persuad:dos 
de que para a razao do liomem so ha legitimos os dados da 
razao, nao aceitaremos senao aquilo que nos apresentar os 
caracteres da evidencia, e nao reconhecemos dogma algum 
que tenha o privllegio de dirigir os nosos atos, antes de nos 
ter convencido o espirito". 

O editorialista focalizou o mundo moral e o mundo fi-
sico, adiantando: "Aplaudiremos, pois, e animaremos, quan-
to em nos couber, todas as tentativas do espirito humano 
que neste sentido se facam; e sem que demos, em nossas pa
ginas, mui amplo lugar as consideragoes metafisicas, con-
tudo iremos noticiando aos nossos leitores os mais impor-
tantes traba^hos que sobre tais materlas aparegam". 

Mais adiante, aludiu ao "glorioso progresso das c'en-
cias". Passando a t ra tar da politica, dec^arou: " . . . somos 
partidarios da ordem na sociedade, do acordo e dispos^gao 
regular dos interesses e dos homens; mas deve-se ver tam-
bem que queremos a liberdade — a expansao livre dos indi-
viduos e das massas". 

Quanto a organizacao governamental, emitiu o seguin-

(1) Mais de um mes antes , precisamente a 25 de maio de 1846, sob o titulo 
"Publicagao Liter4ria", divulgou A. P . de Figuelredo, uma nota, no Diario de 
Pernambuco, a respeito da fundacao d'O Progresso declarandc Iniclalmente: "A 
vista do movimento intelectuai que se ha manifestado em alguns pontos do Im 
p6rio, e que deu lugar h recente criacao de varies Jornals l i terarlos e cientifi-
cos em Maranhao e Bahia, seria sobremaneira vergonhoso que Pernambuco se 
conservasse ainda impassivel por mais t empo" . Realmente , acentuava, ent re a 
" ruma de peri6dicos" de natureza poh'tica aparecidos no Recife, nao existia "um 
so que, estranho as paixoes pessoais e as emogoes do dia", pudesse "servir de 
asilo ao livre pensamento e ks consideragoes serenas da filosofia e da ciencia". 
Dai porque, ajudado "de alguns amigos pene t rados das mesmas Id^las, possuldos 
dos mesmos sentimentos e guiados pelas mesmas aspiragoes", resolvera fundar 
uma pubUcagao mensal , cujo t i tulo indicava o alvo a que tendia — O Progresso. 
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te ponto de vista: " . . . n o estado atual do Brasil, a forma 
constl tuciona\ com um Monarca hereditario e duas Cama-
ras efetivas, nos parece oferecer mais garantias de estabiU-
dade que as outras formas de governo". Entretanto, "o que 
primeiro e acima de tudo somos e amigo do povo, o que que-
remos e a feLcidade da nagao, considerada no seu todo e nos 
elementos que a compoem". 

No fim, ocupou-se das letras e das artes, ainda "mui 
pouco desenvolvidas" no Brasil; os homens ainda nao ti-
nham podido cuidar noutra coisa que nao fosse "viver"; mas 
havia "grandes asp'ragoes e desejos". "Pela nossa parte — 
concluiu — animaremos com a nossa debil voz todas as ten-
tativas que aparecerem neste sentido", estimulando a "ca-
minhar com animo e independencla". 

O Progresso pubUcou-se, a pr'nclpio, com regularidade, 
cada mes, com quantidade de paginas variavel entre 50 e 60, 
obedecendo ao programa enunciado. Nao foi possivei, toda-
via, continuar o ritmo mensal, completando-se o ano com a 
edigao de novembro, num total, seguido, de 228 paginas, 
constituindo o Tomo I . No ano seguinte foram dados a 
publico, apenas, cinco numeros, formando o Tomo II, 
com 302 paginas. Finalmente, ocorreram mais tres ed'coes 
em 1848, a ultima das quais no mes de setembro, menos 
proporcionadas, somando 106 paginas (2) . 

Divu^gava a excelente revista, a^em de editor'ais, artigos 
ass'nados com iniciais, assim dividida a mal'eria: "'Rev'sta 
Cientifica", "Revista Literaria", "Revista Politica" (Exterior 
e Interior), "Variedades", "Poesia" e outros trabalhos, foca-
lizando temas como: Comercio Internacional, Colonizagao 
do Brasil, Latifundio Territorial, Liberdade de Imprensa^ 
Formas de governo, e tc . , afora tradugoes sobre Lei Agra-
ria, o Comunismo na Alemanha, o Socialismo na Suiga e a 
Doutrlna de St . Simon. 

O engenheiro Louis L. Vauthier iniciou colaboragao no 
primeiro numero, assinando L. e, depois, L. L. , mas, logo 
no terceiro. inseria a redagao um comentario a respeito da 

(2) Os t res Tomos acham-se reunidos n u m s6 volume, exis tente na Bibliote-
ca Publlca do Estado e na do Liceu de Artes e Oflcios. O Tomo m , de 1848, ^ 
pa r te , 6 encont rado, igualmente , na Biblioteca Municipal Mario de Andrade , de 
Sao Paulo. 
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voHa dele para a Franca, criticando a administragao provin
cial por haver afastado um tecnico tao operoso, que execu-
tara obras importantes para o Estado. contratado que t'ora 
pelo governo do Barao da Boa V^sta. 

O professor Jose Soares de Azevedo colaborou na parte 
poetica, com a assinatura S. A., ate o tercero numero. No 
seguinte comegava a insergao de poemas de Antonio Pere
grine Maciel Monteiro, que assinava M M , tambem autor 
da serie de comentarios intitulada "Revista Cientifica". Com 
•a assinatura O., um dos redatores estabe'eceu po'emica, nas 
edigoes de 1846, com o Aprendiz de Filosofia (como se ocul-
tava Antonio Vicente do Nascimento Feitosa), que, no D'a-
rlo Novo, Ihe refutava os pontes de vista sobre o importante 
tema. 

Em cinco artigos (a partir do n.^ 3), intitu^ados "Inte-
rfisses provincials", sugeriu o colaborador Henrique Augus-
to Mlet, com a assnatura H. (3), varios projetos de lei a 
Assembleia Legislativa, propondo, apos longos comentarios 
justificativos, fossem crados: um Conselho Prov ncial, para 
examinar as contas das repartigoes estaduais e municipals 
e estabelecimentos de caridade; nova c'rcunscricao territo
rial, dividindo a provinc^a de Pernambuco em tres circulos: 
do Capibaribe, do Una e do Sao Francisco; um "imposto so
bre as herangas e ^egados de toda especie"; outro imposto 
sobre os rendimentos acima de 200$000 anuais, e, finalmen-
te, um banco popular. 

Nao deixou O Progresso de censurar, com veemencia, a 
indicacao do Presidente Chichorro da Gama e do lider poli
tico Ernesto Ferre'ra Franga para a representacao de Per
nambuco no Senado. Atacava, de modo gera^, a politica do 
Partido Liberal, ou Praieiro, dando pleno apoio aos conserva-
dores chamados Guabirus. Fazia-o, sobretudo, nas "Re-
vistas Politicas" com a assinatura R.R. Outros artigos, 
como a serie "Reforma do Sistema Penitenciario", eram as-
sinados por A. 

(3) O engenheiro franees Henrique A. Milet, pal do famoso jurista reclfen-
se de igual nome, era, conforme escreveu o peri6dico O Argos Pernambucano, 
edlgao de 18 de Janeiro de 1851, "socialista desenfreado e inlmigo da proprie-
dade. . . alheia, bem entendido" 
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Na primeira edigao de 1847, que saiu em margo, inicia-
va-se a publicagao da pega dramatica "As sete cordas da 
Lira", de George Sand, sem qualquer indicagao do tradutor, 
que, no entanto, foi A, P . de Figueiredo, prosseguindo ate 
o uU'mo niimero do periodico, sem chegar ao fim (4) . 

Na "Revista Bibliografica", que substituiu a "Revista 
Literaria", A. ocupava-se de livros e comentava a opiniao 
dos outros jorna's, do Recife, e de fora do Estado, a respeito 
da receptividade d'O Progresso, que por alguns era atacado, 
enquanto outros Ihe transcreviam os artigos, com encomios. 
"O principal orgao do socialismo em Franca" aplaudiu o seu 
programa "inteiramente conforme as doutrlnas da Escola 
Societaria". E foi precisamente por causa de suas ideias re
form stas que Antonio P. de Figueiredo se viu demitido, em 
1846, pelo governo provincial, da fungao, que exercia, de 
professor ad junto do Liceu (5) . 

Cam anos decorridos, o historiador Amaro Quintas (6) 
promoveu a reedigao d'O Progresso, o que foi feito "pelo go
verno do Estado de Pernambuco, como parte do programa 
das comemoragoes do centenario da Revo'ugao Pra^eira". 
Circulou em 1950, num volume de 920 paginas seguidas (7), 
afora a capa e o prefacio, sendo confeccionado na oficina da 
Imprensa Oficial. 

(4) O drama "As sete cordas da lira" foi tamb^m divulgado, isoladamente, 
em fascicules. 

(5) Quatro anos depots do ato do Presidente Chichorro da Gama, reparou a 
injustlpa o Presidente Honorio Hermeto Carneiro Leao, segundo noticia de 
17/4/1850, do peri6dico conservador A Unido, "provendo o nosso amigo na cadei-
ra de Linguagem Nacional, lugar para o qual ele tern mais habilitacoes que qual
quer dos candidates que poderiam se apresentar". 

(6) Amaro Quintas escrevera, no Diario de Pernambuco, a 12/7/1946, longo 
artigo a prop6sito do centenSrio d'O Progresso, quando sugeriu a reimpressao da 
revista, lamentando que A. P. de Figueiredo, "aquele homem extraordinSrio", 
nao tivesse merecido do Recife "nem uma rua nem um simples beco com o seu 
nome". A data foi Igualmente lembrada por Z. (Anibal Fernandes), na coluna 
"Coisas da Cidade" do mesmo jomal. 

(7) A quantidade de pSginas da reedlgao 6 mais elevada do que o total das 
edigoes originals da revista, devido ao fato de haver sido composta em tipo de 
maior corpo, tomando bastante sensivel a diferenga do volume. De sorte que o 
Indlce copiado ao fim dos dois primeiros tomos nao corresponde it numeracao 
das pSginas da nova edlgao, o que deixa o leltor de ap6s 1950 em dlflculdade h 
procura das diferentes mat6rias. 
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Em substanc'oso prefacio de 26 paginas, focalizando, 
detidamente, a personalidade de Antonio P. de Figueredo, 
que fora chamado o Cousin fusco, devido a sua aproximagao 
ideo'ogica com o filosofo frances Victor Cousin, escreveu 
Amaro Quintas: 

"£sse homem tao atacado pelos de seu tempo e tao es-
quecido pelos posteros nao podia t'icar apenas nas cronicas 
das lutas partidarias dos meados do seculo, amesquinhado 
pe'os seus oposltores na rudeza do apelido infamante. file 
precisava ser situado dentro do seu verdade'ro lugar de es-
tudioso dos nossos problemas socials. Se o sociologo Gilberto 
Freyre (8) ja o tinha, como ta^ reve'.ado ao mundo intelec-
tual brasileiro, impunha-se, todav'a, como trabalho de ho-
menagem e de justiga, a reimpressao de sua mais notavel 
obra. E esse traba'ho agora se realiza com a nova edicao de 
O Progresso. fi como que uma manifestagao de reconheci-
mento e de admiragao a um dos vultos mais signlficativos 
da geragao de um seculo atras". 

Frisou, mais adiante, o prefaciador: " . . . e na sua re-
vista, que ora reeditamos, onde encontramos nao so uma ex-
periencia jornalistica unica para o seu tempo, como tam-
bem a condensacao dos seus principios ideologlcos. Porque 
na obra do mulato pernambucano temos que ver duas coi-
sas: o soc'aMsta buscando uma solucao para os problemas de 
entao, em funcao dos postulados do socialismo dito utopico 
da primeira metade do seculo passado, e o estudloso objeti-
vo — o idealista organico da classificagao do sr. Olivera 
Viana — preocupado em resolver esses problemas dentro de 
um sen+ido realista, dentro das nossas necessidades" (Bib. 
Pub. Est.). 

1847 

O NOVO MESQUITA DE CAPOTE — Impresso por 
Francisco Antonio Xavier, na Tip. Nazarena, de Beroaldo 
Scares dos Reis, a rua da Aurora, saiu o primeiro numero 
no dia 26 de abril de 1847, em pequeno formato de 20 x 14, 
com quatro pagnas de uma so coluna de composigao. Custa-
va 20 reis o exemplar. 

(8) "Nordeste" e "Um engenheiro francSs no BrasU". 
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Em ligeiro artigo de apresentagao, declarou estar na 
rua para nao deixar sem sucessor O Mesquita de Capote, 
que existiu em 1835. Mais alguns conceitos chistosos e con-
cluiu: "O Novo Mesquita vai andando, e nada de processo 
com e'e; basta que Ihe mandem dizer a casa: — Cale-se!, 
para logo meter ele a viola no saco" (1) . 

C-Tculando uma vez cada semana, sua materia era 
constituida de cronicas em prosa e verso, de tom humoris-
tico-satirico-critico-ridiculo, tendo como alvo destacados ele-
mentos do Partido Liberal, nomeando-os, sobretudo, poi 
ape'.Idos, inclusive O Petisca, assim cognominado o Conse-
Iheiro Chichorro da Gama, Presidente da Provincia. 

A primeira cron^ca do n . ° 3 foi dedicada ao padre Lopes 
Gama "o nunca assas louvado, gaiato e caracteristico so-
nambulo-carapuceiro-sete-de-setembro". Em meio a outras 
quadras, com estas duas pretendia o redator significar as 
qualidades politicas negativas do "biografado": 

"Viva a patria! Um grande heroi 
Entre nos apareceu. 
Frei Miguel brada bem forte: 
—• fiste heroi, gentes, sou eu. . . 

Agora . . . o^e! aqui e s t o u . . . 
Agora toca a falar. . . 
Se arranjar o b spado 
Adeus, sucia calabar!" 

Adotando politica me^o conservadora, meio republica-
na, O Novo Mesquita de Capote visava a derrubada do Pre
sidente Chichorro da Gama do poder. Pouco viveu, entre-
tanto, o irrequieto per odico, cujo ultimo numero foi o 4 .° 
datado de 12 de maio (Bib. Pub . E s t . ) . 

O HOMEM DO POVO — Exib'ndo o lema "A nossa li-
berdade, honra e vida estao em per'go", c rculou o n . ° 1 a 
27 de maio de 1847. Impresso por Francisco Antonio Xa-
vier, na T pografia Nazarena, de Beroaldo Soares dos Reis, 
insta 'ada a rua de Santo Amaro, anunciou o custo de 20 

(1) O reda tor assim satirizava os au tores de processos contra o jornallsta 
Antonio Borges da Fonseca, d'O Nazareno. 
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reis per exemplar. Formato de 20 x 31, com quatro paginas 
de coluna larga. 

Declarou, no artigo-programa, que vinha "advogar os 
dreitos do povo, alias ja tao bem defendidos pelo mui he-
roico redator d'O Nazareno". £ que "sao poucos todos os cla-
mores da imprensa, orgao fiel dos gemidos surdos de um 
povo sofredor". Criticou a "oHgarquia infernal que nos go-
verna" e os "demagogos infames". E disse ainda: " . . . como 
homem do povo, nos vimos, por me:o da imprensa, reiterar, 
diante dos nossos irmaos, as verdades que tern sido procla-
madas por toda a oposigao". 

O restante da edigao constou de um editorial contra "a 
perseguigao atroz e infame que ha feito o negro partido da 
Pra^a ao muito heroico denodado patriota o sr. Antonio 
Borges da Fonseca", com acerrimos ataques aos "calabares". 

O n.^ 2 apareceu a 7 de junho, contendo dois linicos 
artigos: o primeiro, intitulado "A esco^ha dos senadores", 
condenando a imposigao, pelo governo imperial, dos nomes 
de Ernesto Ferre ra Franga e do presidente Chichorro da 
Gama, para assim concluir: "Pernambuco, desenganado de 
que sera escravo, nao hesitara um momento em perder a 
vida, ou ganhar a liberdade, e de novo proclamara — Liber-
dade ou Morte!"; e o segundo, novamente, em defesa de 
Borges da Fonseca, contra os "calabares" do Partido Li
beral . 

Nao passou do segundo niimero, sendo sua redagao 
a^^ribuida ao lider republicano Afonso de Albuquerque Melo 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

O V O L C A O — Folha de orientagao liberal, apareceu no 
dia 7 de agosto de 1847, em formato de 20 x 14, com quatro 
paginas de duas colunas. Abaixo do titulo, trazia a divisa: 
"Sobre o ladrao esta a confusao e sobre o que fala por uma 
lingua dobre cai uma nota pessima de infamia" (Ec^esiasti-
co). Impressao a cargo de S. Cam:nha, na Tipografia Im-
paroial, de L. I . Ribeiro Roma, a rua da Praia n.^ 55. 

Destinava-se — consoante o artigo-programa — a "sub-
mergir debaixo de suas inflamadas lavas a essa caterva de 
vis escravos, miseraveis, que so se curvam ao ouro de seus 
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senhores, filhos desnaturados que, a lmentados no regago 
da Patria, ai mesmo agugam os viperinos dentes com que 
pretendem dilacerar-lhe as entranhas", acentuando: "Car-
rancas, Lidadores e Nazarenos arderao em suas labaredas". 
Ao mesmo tempo, defendia o Presidente Chichorro da Ga-
ma, vitima da sanha dos "guabirus", e condenava a ol'gar-
quia Cavalcanti - Rego Barros, a que chamava o "partido 
dos ra tazanas" . 

Assim prosseguiu O Volcao, desferindo petardos contra 
OS Hderes do Partido Conservador, na linguagem contun-
dente comum aos periodistas da epoca. 

A partir da quinta edigao, ostentou, sobre o titulo, um 
cliche da al tura de me'a p a g n a , representado por tres ho-
mens, de casaca e longas barbas, em atitude de palestra, 
vendo-se ao fundo, por tras de algumas casas, um vulcao em 
a'ividade; em piano menor, aos pes dos referidos cidadaos, 
contava-se igual quantidade de ratazanas, comp'etando o 
desenho, noutro angulo, traba^hadqres no campo. 

Foi efemera, como de praxe, a existenc'a do jornaleco, 
que terminou com o n.*' 7, de 18 de setembro. Ter a sMo re-
digido pe'-O padre Joao Capistrano de Mendonga (Bib. Pub. 
Est . ) . 

O TRIBUNO — Trissemanario politico, comegou a cir
cular a 13 de agosto de 1847 (1), em substituigao a O Na-
zareno (Ver o volume "Diaros do Rec fe — 1829/1900"), 
que fora suspenso (2) . Formato de 22 x 15, com quatro 
paginas a duas colunas de composigao. Direcao de Anto
nio Borges da Fonseca. Impressor — Manuel Rodrigues Pi-
nheiro. Confeccao material da Tipografia Un'ao, a rua da 
Un ao n . ° 9. Constava, a'nda, do expediente: "Subscreve-se 
para este pequeno diario (?) a S500 por mes, na Livraria da 
Praca da Independencia ns . 6 e 8, e na ^oja de encaderna-

(1) Na segao "Avisos diversos", do Diario de Pernavibiico, anunciou-se que 
o novo periodico estaria k venda ao meio dia, acrescentando: "Defensor do povo 
e de seus direitos inalienaveis, contem este numero artigos dignos da s^rla aten-
§ao de todos os que amam a este Pernambuco e & sua l iberdade. O Tribuno 6 
cosmopolita, defende a l iberdade de todos os povos que habltam o mundo co-
nhec ldo" . 

(2) Embora voltasse O Nazareno, ap6s sete meses de eclipse, cont lnuou a 
salr O Tribuno. 



256 LUIZ DO NASCIMENTO 

dor na mesma praga n .^ 12. Os distribuidores estao encar-
regados tambem de promover ass inaturas" . Niimero avulso 

40 reis. Sob o titulo trazia o slogan: "Isto e verdade, mas 
v6s a nao deveis dizer". 

Prosseguiu o periodico a campanha encetada pelo O 
Nazareno, contra a poUtica do Partido Liberal. E logo to-
mou como alvo de incessantes ataques o Pres'dente da Pro-
vincia, Antonio Pinto Chichorro da Gama, e Ernesto Ferrei-
ra Franga, candidatos a senatoria, impostos pela Corte, es-
crevendo, a proposlto, no n . ° 4 (3), de 18 de agosto: 

"Impor a um povo individuos determinados, forgar um 
povo a votar neles com exclusao de qua^quer outro, e tirar-
-Ihe inquestionavelmente o direito de se fazer representar 
ou de esco^her os sens representantes, e menoscabar a digni-
dade de todos os concorrentes". 

Prosseguindo, lia-se no n.° 7, do dia 23: "Pernambuco 
sera avlltado se votar em Ernesto e Chichorro; temos nos 
muitos patricios, votemos neles". 

Maior era a indignagao d'O Tribune porque os dois can
didatos eram baianos. "Nao vedes nisto o proposito de avil-
tar o Leao do Norte? A questao nao e de partidos, e da Pro-
vincia. Quereis ver acabar-se a oposigao e nos retirarmos 
do campo? e concordamos todos? Apresentai, Praieiros, uma 
chapa de pernambucanos". 

A catilinaria de Borges da Fonseca, em editorials e no-
tas enviados da cadeia da rua do Imperador, onde estava 
preso, envolvia os Uderes l iberas Urbano Sabino Pessoa de 
Melo e Joaquim Nunes Machado, redatores do Diario Novo, 
e OS padres Leonardo Joao Grego e Joao Capistrano de Men-
donga, o famoso Frei Cometa. 

Publicou-se O Tribune, com ligeiras lacunas, ate o n . ° 
20, de 16 de setembro, quando sofreu uma interrupgao. Vol-
tando no dia 1.° de outubro, escreveu a redagao: 

"O estado de perfeita anarquia em que nos achamos, 
promovida pela administragao do sr. Chichorro, deu lugar 

(3) Faltam, na colegao manuseada, os tres primeiros niimeros. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 257 

a que a Tipografia Uniao, nao pudesse trabalhar desde o 
dia 18, pois que era ameagada de ser quebrada pelos grupos 
facciosos capitaneados pela propria po^icia. E, quando pu
desse a tipografia trabalhar, quern se ammaria a distribuir 
gazetas da oposigao, se os sediciosos atacam a todo mundo e 
a gente mais honesta e grada, e ate ameagam de espancar, 
e ate espancam, e matam, como se tern feito, sem que a po-
licia veja ou conhega os perpetradores de tao graves deli-
tos? (4) . 

"Eis, pois, porque so hoje e que pode sair este Tribimo, 
e continuara regularmente, dando conta dos funestos acon-
tecimentos havidos desde o om.noso 7 de setembro ate 
agora". 

Depois de polemizar, em artigos assinados, com Nunes 
Machado, que o atacava rudemente, atraves do Diario Novo, 
Borges da Fonseca, dirigiu, pelo seu jornal, edigao de 29 de 
outubro, n . ° 35, um apelo "aos pernambucanos e paraiba-
nos", pedindo-lhes que o honrassem com sua confianga, ele-
gendo-o "ao aUo cargo de representante da nagao". 

Apos algumas consideragoes, salientou o candidato pri-
sioneiro: "Excusado e dizer, estendidamente, meus princi-
pios; sao e'es bem conhecidos: hei de defender o povo, sus-
tentar nossa dignidade nacional e lutar, brago a brago, se 
de tanto carecer meu pais, para acabar com a exper encia 
estrange'ra que nos esta reduzindo a miseria e fazendo que 
sejamos colonos em nossa terra" (5) . 

O Tribune ocupava-se, tambem, da politica paraibana, 
atraves de correspondencia da vizinha capital. 

Verificada extensa lacuna na colegao, viu-se que on.** 
63 circu^ou a 23 de dezembro de 1847, continuando a falta 
de comprovantes. 

Os ns . 76 e 77, de 7 e 8 de fevereiro de 1848, ocupa-
ram-se do segundo julgamento de Borges da Fonseca, pro-

(4) Referia-se ao aparato policial motlvado pelas elelgoes de 19 de se tembro . 
Na tipografia em aprego imprlmia-se, pr incipalmente , o orgao guabiru O Lt-
dador, que atacava, com rudeza, o governo da Pra ia . 

(5) O jornallsta nao fol eleito. 
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cessado por "delito de Imprensa" cometido n'O Nazareno, 
devendo o Tribunal do Juri reun r-se, para tal fim, na segun-
da das datas referidas. Pretend a a " s u c a " , que esperava 
nova sentenga condenatoria, transferi-lo para o degredo de 
Fernando de Noronha, ao que escreveu o reu: 

"A imprensa nao pode ser sufocada; quando a compri-
mem, ela aparece logo, cada vez mais forte, mais poderosa; 
ai de vos se credes que vossa sa'.vacao depende do meu sa-
cr-ficio — e que fraco julga's o vosso dominio. Andai, an-
dai, e nao tropeceis no caminho; e estai certos que os ami-
gos nao deixarao morrer de fome a minha familia: e quanto 
bas ta" . 

Por sua vez, O liberal (pseudonimo nao identificado), 
em longo Comun'cado, urgiu que os pernambucanos salvas-
sem o seu "energico defensor", que padecia, pelo espago de 
dez meses, na prisao, sem ter c rmes , enquanto tantos "as-
sassinos e ladrSes" andavam pelas ruas da cidade. No esta-
do em que ele se achava, mal alimentado e doente, morreria, 
infalivelmente. "E entao! o ! A virtuosa esposa chorara a 
morte do marido, os tenros fi'hos a perda de um pai amoro
so, e nos, o povo, um am'go, um defensor. Eia, pernambuca
nos! rodeemos o Tribunal do Juri e casa da Camara Munici
pal, e OS vossos amigos estarao convosco". 

No longo editorial do dia 8, Borges da Fonseca ped!u a 
dedicagao do povo; que nao abandonasse "a casa dos jura-
dos", qualquer que fosse a agao da policia; que o assistisse 
"ate a derrade:'ra hora, mas sempre tranqui 'o, sempre gra
ve, sempre digno de si". E dirig ndo-se aos jurados: "Nao 
temais a fagao quando tiverdes por vos o partido popular. 
A imprensa, que se reveste de todas as formas, de todas as 
linguagens, a imprensa que leva a 'uz de uma a outra ex re-
midade do Imperio, vlvera, embora nao viva eu. Ela nao 
precisa de armas, nem de emprestimos, nem de dp 'omacia , 
basta fazer-se ouvir, e entao todas as classes serao por ela 
melhoradas". 

Nao existem comprovantes das edigoes imediatamente 
posteriores ao julgamento de Borges da Fonseca, que foi 
condenado a quatro anos e oito meses de prisao e mul ta . 

O n . ° 83 saiu a 19 de fevereiro, ao passo que o 96.° e o 
97.° foram publicados, respectivamente, nos dias 5 e 11 de 
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abr i \ continuando a estampar artigos e sueltos, alternados 
com versos satiricos, contra Chichorro da Gama e dema s li-
deres praieiros. Sa'u o n.° 103 a 6 de maio (6) e o 116.° 
a 7 de setembro, ainda de 1848. 

Esta uUima edigao inseriu violento editor'al a propo-
sito da data da Independencia, o qual, crit 'cando a sujeicao 
qup nos queria impor a Corte do R o de Janeiro, assim con-
cluiu: 

"6 uma verdade, pernambucanos, que ao Sul devemos 
o estado deporavel em que nos achamos; e ele que consome 
a nossa renda e nossos bracos para sustentar guerras de ca-
pricho; nossa fortuna, nosso repouso constantemente se en-
terram nas campinas do Su^; la vamos nos morrer a bala, a 
lago, a frio, nus e cheios de miseria. Consideremos em nosso 
avi'tamento, unamo-nos, sacrifiquemos esses odios pequeni-
nos, mesquinhos, e o Norte do Brasil sera salvo, e o Sul co-
nhecera que o Norte e uma parte essenc'.al desta grande 
nagao brasileira. Deus e liberdade/Viva a democracia!". 

No terceiro artigo da ed^gao, intitulado "O baile", Ma-
se este outro energico topico: "Os pernambucanos devem es-
tar alerta; se o poder for tao louco que pretenda revoTucjo-
nar o pais, o povo deve-se apossar do poder e proc^amar a 
separagao do Norte e a Republica. Nos nao queremos revo-
lugoes feitas pelo poder; nos nao queremos o Senado aniqui-
lado pe^o poder; nos nao queremos Senado nomeado pelo 
Imperador, sem eleigao; vejam ai essas novas constituigoes 
da Europa e fiquem certos que nao retrogradaremos". 

(6) Segundo o registo de Alfredo de Carvalho, nos "Anais" , O Tribuno Inter-
rompera sua publicagao en t re 19 de junho e 22 de agosto, "em virtude de nova 
prisao do seu redator" , prisao que nao ocorreu, porque Borges da Fonseca nao 
t lnha obtido l iberdade. O que houve foi, a 27 de junho, segundo dia do mata-mata 
mar inhei ro , a sua t ransferencia para a corveta "Eu te rpe" , onde ficou incomuni-
cavel por pouco mals de um mes . 

Transcrevendo Alfredo de Carvalho, H^lio Viana, em sua "Contribuigao a 
Historia da Imprensa Brasileira", pSg. 567, trocou a expressao "entre 19 de junho 
e 22 de agosto" pela seguinte: "a 19 de junho e 22 de agosto" . 

Joao Peret t l , na plaqueta "O Movlmento Praie i ro" , tamb^m cometeu o lapso 
da "nova pr isao" . 

& Igualmente er ronea a informagao dos t res mencionados autores, de que 
Borges da Fonseca, em abril de 1847, se llgara aos Guabirus . 
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A julgar pe'a af ' rmativa de Alfredo de Carva^ho (7). 
depois de 7 de setembro publcaram-se mais quat ro edigoes, 
a de r r ade ra das quais, com o n . ° 120, da tada de 4 de novem-
bro, ja Borges da Fonseca absolvido no terceiro julgamento 
e posto em liberdade (8 ) . 

A partir do n .o 63, fora O Tribuno impresso na Tipo-
graf a Brasi'eira, a rua do Rosario n . ° 44, depois transferi-
da para a rua da G16r:a n . ° 7; e, do n .^ 90 por diante, na 
nova Tipografia Nazarena, instalada no mesmo enderego 
acima, mas logo t ranspor tada para a rua do Nogueira n . ° 
19 (Coleg. Fern. Pio) (9) . 

O ELEITOR PERNAMBUCANO — Jornal de orienta-
qao conservadora, teve seu prime ro numero publicado a 14 
de agosto de 1847, em formato de 21 x 15, com quatro pa-
ginas de duas colunas. Redigido por Antonio Joaquim de 
Melo, exibiu como divisa o segu'nte conceito de Montesquieu 
("Espirlto das Leis", Liv. II, cap. I I ) : "Quando o povo tem 
que dar seus sufragios, convem, por seu proprio interesse, 
que e'e seja esc^arecido". Impressao de Jose dos Santos Tor
res, na Tipografia Uniao. 

O editorial de apresentagao expressou claramente os 
objetivos da fo^ha, fr sando: "O inimigo que O Eleitor Per-
nambucano se propoe a combater e o governo, porque t̂ e 
arroga o d'reito de impor-nos a eleicao de dois individuos que 
em tempo nenhum devem figurar como representantes de 
Pernambuco; e tambem o partido praieiro, porque este, para 
poder gozar da vida que tem, nao duvlda aceitar essa des-
gragada imposigao". 

Artigos e sueltos sucederam-se, nas quatro unicas edi-
ooes do period'co, nao se abordando, neles, outro tema que 
7iao a condenagao das candidaturas de Ernesto Ferreira 
)^ranga e Chichorro da Gama, o Pres dente da Provincia; 
chamando "desonestiss mos" os lideres do Part ido Libera^ 
apontando aos concidadaos o "abismo em que os pseudos 

(7) Obra citada. 
(8) Dezoito anos depois, voltou o vibrante O Tribuno a clrculaqao, o que 

constara do volume V desta obra: "Periodlcos do Recife — 1851/1875". 
(9) Existe, na Biblioteca Nacional colegao incompleta, compreendendo o n .° 

13, de 1 de setembro, at6 o n.o 62, de 17 de dezembro de 1847. 
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monarquis tas" pretendiam preclpita-los; a tacando Nunes 
Machado, Urbano Sabino, Antonio Afonso, Jeronimo Vilela 
e Felix Peixoto; fazendo, fina^mente, ingentes apelos ao 
e'eitorado, para que nao sufragasse aque'.es nomas. Tudo 
isto, ent re tanto , sem indicar os candidatos da oposigao. 

O quar to (a ultimo) numero saiu a 2 de setembro (Bib. 
Pub. E s t . ) . 

O PROLETARIO — Periodico Politico — Editado por 
J . F . de Sousa e impre5so na Tip . Libara \ de Francisco 
Borges Mendes, a rua das Aguas Verdes n . ° 48, deu-se a 
pubi cidade, pela primeira vez, no dia 18 (1) da agosto de 
1847, para sar vend'do o exemplar a 40 reis . Sob o titulo, o 
lema: "Vis, vi repellitur". Formato de 21 x 16, com quat ro 
paginas de duas colunas. 

Em seu artigo de apresentagao, dizia acompanhar a 
campanha d'O Volcao, "esse intrepido defensor das liberda-
des publicas", acentuando: " . . . b a t a r a , com todas as forgas, 
nao so a o^igarquia odiosa e despresivel da nossa provincia, 
como a fagao devastadora, que do areal passou-se a camara 
vltalicia, e nasse respeitavel Areopago pretenda acaste-
lar-se". 

Apos outras consideragoes, o aditorialista axplicou a 
razao do t i tulo. Um padre corromp'do tivera ocasao de 
qua'ificar o corpo ele toral da provincia de proletario; "e 
como o redator deste jornal a alaitor, forca e que, tomando 
esse nome, esmague o infame jesuita a todos aqueles que 
com ele fazem coro". 

I 

I 
Seguiram-se artigos contra o republicano Anton'o Bor

ges da Fonseca e o seu O Tribuno; contra Francesco do Rego 
Barros (Barao da Boa Vista) e contra o escrilor Antonio 
Joaquim de Melo, nao fa ' tando, ao fim, uma coluna de versos 
Ucenciosos contra os "guabi rus" . 

Focalizando, sobretudo, os tres mencionados persona-
gens, prosseguiu a folha o seu caminho, publicando-se bisse-
mana lmente quase ate o f.m. Artigos longos ou notas bre-

(1) Nao no dia 8, como estS conslgnado nos "Anais", de A. de Carvalho. 
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ves e alguns versos, nao viam outro assunto, na pena do re-
dator, senao a catilinaria anti-conservadora. No n . ° 8, ex-
cepcionalmente com oito paginas, entrou em cena o "sevan-
dija padre Campos, esse miseravel que faz o descredito e o 
oprobrlo da classe sacerdotal". 

Conc'uida a campanha em favor dos candidates "praiei-
ros" a senatoria — Ernesto Ferrelra Franca e Antonio Pinto 
Chichorro da Gama, este presidente da Provincia, e efetua-
das as eleigoes do dia 19, findou a missao d'O Proletario com 
o n.o 9, de 29 de setembro (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c . ) . 

O ARTISTA — Periodico Politico — Saiu a lume no dia 
20 de agosto de 1847 (omitidos dia e mes), em formato de 
21 X 15, com quatro paginas. Impressor — A. M. Santos 
Camlnha, sendo o trabalho material da Tipografia Impar-
cial, situada a rua da Praia n . ° 55. Ac'ma do titulo via-se 
uma vinheta simbolica e, abaixo, a seguinte sentenga bibli-
ca: "Fugi daque^es que fingem ter piedade, mas que nao 
possuem nem o espirito nem a virtude de^a" (S. Paulo, 
Eplst. 2.*, A Themotheo, cap. 3 v. 5 ) . Redagao atribuida a 
Jeronimo Vilela de Castro Tavares. 

Foi especialmente para desmascarar a "terrivel hipocri-
sia" do partido guabiru (conservador) que O Artista resol-
vera "intrometer-se na arena periodiqueira". Foram "os ho-
mens outrora do punhal e do bacamarte" "a causa de todos 
OS males" que pesavam "sobre a c'asse dos art is tas". 

O Artista — continuou o artigo de apresentagao — lem-
brar 'a "os feitos dessa sucia inferna^ que se denominou par
tido da ordem, durante o longo periodo em que esteve no 
poder". 

Os restantes artigos criticaram, acerbamente, o gover-
no do Barao da Boa Vista, sobretudo no caso do engajamen-
to de "195 estrangeiros que vieram para Pernambuco tirar 
o trabalho aos nossos artistas", frisando: "Foi na adminis-
tragao do sr. Barao da Boa Vista que uma chusma de 
Vauthier, Bolitreau, Milet, et reliqua, et reliqua, et reliqua 
entisicavam os cofres provincials em detrimento dos artistas 
do pais, que eram capazes de fazer multas das obras em que 
eles se ocupavam". 
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A partir do n . ° 2, vinha a data — 27 de agosto. O n.** 
3 circulou a 2 de se'embro, cujo editorial, ocupando duas 
paginas, assim concluiu: 

"Desengana-te, Barao, 
Que o povo nao come pa^ha; 
Para ti, ele bem sabe, 
Nunca passa de canalha". 

Seguiu-se tremendo ataque a O Tribune, de Antonio 
Borges da Fonseca, "pasquim para onde transm'grou o es-
pirito satanico do "cao cerbero" que an'mava o nojento Na-
iareno", "tao infame como o seu rabiscador, que, nao obs
tante aphar-se acorrentado (1), nao cessa de ladrar a pro-
porgao que Ihe atiram com o bolo". Outros ataques foram 
desferidos contra os politicos da opos:Qao. 

Passou a f6''ha a circular bissemanalmente. O n . ° 4 
apresentou-se com seis pagnas , descrevendo, em ^ongos ver
sos satirico-humoristicos, "o meeting guabiru do dia 29 de 
agosto" completando a edigao dois sonetos e do's epigra-
mas. Prosseguiu com quatro paginas, sempre ferindo a 
"siica-guabiru-cabana-nazarena" em prosa e verso, sobretu-
do a poMtica decaida do Barao da Boa Vista. 

O n . ° 7, de 18 de setembro, conclamou os pernambuca-
nos a elegerem no dia segu.nte, para a senatoria, o presiden-
te da provincia Chichorro da Gama e Ernesto Ferreira 
Franga, candidatos do Partido Liberal. Longa versalhada, a 
respeito, arrematou: 

"Um Chchorro e um Ernesto, 
Cidadaos de distincao, 
So dos bons pernambucanos 
Carecem da estimagao". 

Transferiu-se o n.<^ 8 para 30 de setembro, cujo editorial 
se congratulou com a tranqiiilidade das e'eigoes rea'izadas e 
a vitoria dos pra eiros, acentuando que "baqueou para sem
pre, em Pernambuco, a oUgarquia Rego Barros-Cavalcanti". 

O 9.<* e ultimo niimero circulou a 9 de outubro, ainda 

(1) Borges da Fonseca encontrava-se preso, mas, da pr6pria cadeia redigia 
O Trtbuno, substitute d'O Nazareno. 
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dedicado a vitor'a dos liberals, tecendo loas ao "inclito 
Gama" (Bib. Pub. E s t . ) . 

A BARCA DE VIGIA — Jornal Politico — Editado por 
J . T . A. O. de Melo e impresso na Tipografia Liberal, de 
F . B . Mendes, situada a rua das Aguas Verdes n . ° 48, teve 
seu pr meiro numero em circulagao a 21 (1) de agosto de 
1847. Formato de bolso: 16 x 10, uma so coluna de compo-
sigao e quatro paginas. Mencionado o prego de 20 reis por 
exemplar, lia-se abaixo do titulo: "Pague os Direitos". 

"Para que serve uma barca de vigia colocada bem jun
to a boca da bar ra?" — perguntava o artigo de apresenta-
gao — "Nao e para observar e pilhar qualquer mercadoria 
que porventura que;ram fazer passar sem que tenha pago 
aos cofres nacionais os competentes direitos?" Faria o mes-
mo, portanto, o periodico, no tocante a politica, observando 
"certas proposigoesinhas, certos fatos, assim com ar de quern 
nao quer a coisa". 

So divulgou mesmo materia politica, criticando o Part i-
do Conservador e, part icularmente, a Uderanga do Barao da 
Boa Vista. 

Circulando duas vezes por semana, o pequenino e valen-
te orgao defendeu o Partido Liberal, a administracao do 
Presidente Chichorro da Gama e sua candidatura, junto a 
de Ernesto Ferre ra Franga, ao Senado, ao passo que ataca-
va a "sucia-guabiru-cabana" e os periodicos que a defen-
diam, polemizando, inclusive, com O Tribuno, de Antonio 
Borges da Fonseca. 

Alguns versos satiricos completavam cada edigao, me-
nos a de 7 de setembro, ded cada a data, com artigo alusivo 
e a reprodugao do "Hino Nacional" (da Independenc'a) ao 
passo que no n.** 9 saia uma imitagao, sob o titu\o "Hino 
Nacional dos Cinco Mil". 

Era redigido pe^o padre Leonardo Joao Grego, portu-
gues rad cado em Pernambuco, ajudado por Jeronimo Vile-
la de Castro Tavares. 

(1) Nao no dia 17, como estS nos "Anais", de Alf. de Carvalho. 
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Publicaram-se, apenas, nove numeros, o ultimo datado 
de 28 de setembro (Bib. Pub. Est . e Bib. Nac . ) (2) . 

O VOTANTE DE SAO JOSfi — Jornal de bolso (forma-
to de 15 X 12), com quatro paginas de uma so coluna, saiu 
o pr 'meiro numero a 22 de agosto de 1847. Impresso por 
Jose dos Santos Torres, na Tipografia Uniao, trazia sob o ti-
tulo a divisa: "Morrer pela Patr ia e doce e decoroso" (Ho-
rac io) . 

De orientacao conservadora, o bissemanario, dirigindo-
se aos "amados comparoquianos", levantou b a n d e r a contra 
o encarn'gamento da luta part idaria de entao, conclamando 
o povo pernambucano, sem distingao, a repelir a candidatu-
ra ao Senado de "dois homens que Ihe sao inteiramente es-
t ranhos" , ou seja, Ernesto Ferreira Franga e o Presldente 
Chichorro da Gama, ambos baianos. 

Em suas quatro edigoes — a terceira de seis paginas — 
a redagao so fez atacar os politicos praieiros, em artigos bem 
langados, criticando, sobretudo, "certo trade", que semeava 
"a guerra e a discordia" entre seus irmaos, fugindo "das ora-
goes e vigiUas". 

O ultimo numero teve a data de 5 de setembro (Bib. 
Piib. E s t . ) . 

O HOMEM DO POVO — De feigao liberal, surgiu no d a 
23 de agosto de 1847, em pequeno formato de 20 x 14, com 
quatro paginas, apresentando abaixo do titu^o, a direita, o 
seguinte expediente: "Vende-se na casa do trabalhador, jun
to a do solapador, perto do pescador politico e do catavento, 
pelo prego de dois reales"; a esquerda vinha a d visa, assina-
da por Horac: "Ludus animo debet aliquando dari ad cog^-
tandum melior ut redeat sibi". Impresso na Tip. Imparc 'al , 
a rua da Praia n.*' 55, por S. Camlnha . 

Lia-se no artigo-programa: "Iremos pondo no olho do 
sol tudo quanto soubermos dos pianos dos aristocratas, dos 
baroes, dos nobres, das fami'ias feudais; nao queremos a 
monarquia representativa tao pura, como nos garante a 

(2) A colegao da Biblioteca do Estado acha-se desfalcada do piimelro numero. 
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Constituigao do Imper 'o; nao reconhecemos dire tos exclusi-
vos da famila , nao reconhecemos senao uma famfia privi-
legiada, isto e, a Famiha Imperial, a d nast ia r e n a n t e , por
que e um dogma do Pacto Fundamenta l ; nao reconhecemos 
outros titulos, que nao sejam as virtudes, os talentos, porque 
estes sao os linicos titulos que distinguem os cidadaos brasi-
leiros, segundo os preceitos da mesma Const:tuigao". 

Publicou-se, apenas, tres vezes a audaciosa folha, cujo 
principal objetivo se cifrou em atacar e ridicularizar o ex-
presidente da provinc a, Barao da Boa Vista, "outrora re' do 
Norte", tambem chamado "Chico Macho" e "Chico Palace-
te" (1), o que era feito, igualmente, em versos humoristicos, 
inclusive assinados pelo Poeta Maxixe. No segundo niimero, 
longa nota, sob o titulo "A Casa de Orates", levou ao ridicu
le o jornalista Antonio Borges da Fonseca (2) . 

A ultima edigao saiu a 16 de setembro (Bib. Piib. Est.). 

HUM DOS CINCO MIL — Jornal Politico — Editado por 
J . F . de Sousa e impresso na Tipografa Liberal, de F . B. 
Mendes, a rua das Aguas Verdes n . ° 48, deu a luz o pr 'me ro 
niimero no dia 2 de setembro de 1847. Formato de 21 x 16, 
com quatro paginas de coluna ^arga. Custava o exemplar 
40 reis. Sob o titulo, a sentenga: "Tremei, oh! guabirus, dos 
cinco mil" . 

Em artigo de apresentacao, dizia-se plebeu, disposto a 
expr 'm'r verdades duras contra os nobres, "forte pe'a sua 
convicgao e escudado na razao que Ihe assiste para susten-
tar OS seus principles" e, sobretudo, "desmascarar os hipo-
cr i tas" . Depois, frisou: 

"Aparecem os Cinco Mil (1 A) tao somente para sustentar 
a eleigao dos Exm.°s Srs. Ch chorro da Gama e Ernesto Fer-

(1) Amigos de Francisco do Rego Barros, Barao da Boa Vista, haviam-lhe ot'e-
recido, quando 61e deixou o governo de Pernambuco, uma mansao residenclal, 
na rua da Aurora. Dai chamarem-no, os Inimlgos, "Chico Palacete". 

(2) Conclui-se que O Homem do Povo de agosto/setembro constituiu uma 
replica a O Homem do Povo de malo/junho, onde o redator d'O Nazareno foi 
elevado k posigao de ber6i. 

(1 A) Os Cinco Mil — outra denominagao dada aos praieiros, motivada por umn 
passeata que estes realizaram quando do advento do Minist6rlo de 2 de fevereiro 
de 1844, com a participagao, segundo o Diario Novo, de 5.000 pessoas. Os con-
servadores (guabirus) deram-Ihes, entao, o apelldo, em carrier de ridlculo. 
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re 'ra Franca, na qual se interessa a causa do partido praiei-
ro, que e a do mesmo povo". 

Toda a materia do periodico, que se publicava em dias 
indeterminados, constou de artigos, notas ligeiras e versos, 
em esti^o critico-satir^co-jocoso, contra os "saquaremas-ba-
ronistas-nazarenos-Rego Barros-Cavalcantis e Patuleias". 

Entre os versos pub'icados, salientaram-se o "Hino Na-
cional dos Cinco Mil", o "Pelo Sinai dos C.nco Mil" e o "Pa
dre Nosso dos Cinco Mil". 

Encontrados, apenas, seis comprovantes, o ultimo dos 
quais datado de 2 de outubro, sendo atribuida a redacao ao 
padre Joao Capistrano de Mendonga, por esse motlvo al-
cunhado "Capelao dos Cinco Mil" (Bib. Pub. Est . ) . 

O jornal continuou, todavia, no ano seguinte, pois O Li-
dador, de 18 de margo de 1848, divulgou o seguinte anuncio 
poet.CO, sob o titulo "Publicagao Literaria": 

"Aos Cinco Mil correi! ei-los cantados 
Num poema, chamando as atengoes 
Dos amigos das Musas ilustrados, 
Em linguagem que toca os coragoes; 
Mas nao podendo ser de graga dados, 
Custa cada exemplar cinco tostoes. 
A ê .e, bons leitores! Se os quereis. 
Da Independencia a Praga os achareis". 

A TEMPESTADE — Periodico Politico — O primeiro 
numero circulou no dia 2 de setembro de 1847, em formato 
de 21 X 15, com quatro paginas de coluna ^arga. Imprimiu-
se na Tipografia Liberal, de F . B. Mendes, para ser vendi-
do o exemplar a 40 reis. Editor — J. T. A. O. de Melo. 
Apresentou, como divlsa, os versos abaixo: 

"O caso con to como o caso foi: 
Na minha frase de constante lei, 
O ladrao e ^.adrao; o boi e boi" (1) . 

(1) Acha-se ai omitido o primeiro verso — "De cifcunWquios eu nada se i" 
— da quadra plagiada do n . ° 3, do Pharol Maranhense, de Sao Luiz, edltado etn 
1827. 
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Sem artigo-programa, o b'ssemanario, que t inha como 
redator Jeron mo Vilela de Castro Tavares, entrou logo no 
tema cap'.tal: o repiidio aos candidates "guabirus" a sena-
toria e a propaganda dos candidates "praieiros" Chichorro 
da Gama e Ernesto Ferre.ra Franga. 

De nenhum outro assunto cogitou o redator, a^em do 
mencionado, nas ed goes seguintes. No n . ° 3 inseriu um 
soneto do co'aborador A. L. P . de Carvalho, que assim con-
cluiu a louvaminha poetica: 

"Chichorro! 6! memoria do Brasil! 
Senador has de ser sem vio encia. 
Com OS votos liberals dos Cnco Mil!" 

O 5.° (e ultimo) niimero publicou-se a 19 de setembro, 
abrindo-o uma proclamagao "Aos Praie ros", na qual se lia: 
"Hoje e o dia em que se acham anunciados tantos desastres, 
em que se acha anunciada uma grande tempestade". Eram 
as eleigoes e a ameaga que dec'arava pesar sobre os pernam-
bucanos, ad antando: "Cada vida de um lusitano custaria 
dez nac-onais". Concluiu apontando as urnas: "Nao receieis 
a tempestade do Catuca, e a Patria sera sa'.va". 

Essa derradeira edigao contou oito paginas, quatro das 
quais em versos critico-satir co-chistosos, acompanhando-a 
ainda um Suplemento de quatro pag'nas, ocupado com o 
poema, em decassilabos, "Pavorosa ilusao dos guab'rus" 
(Bib. Pub. Est . ) . 

A RATOEIRA — Periodico Pequenino: Mas Gostosinho-
— C rculou 0 primeiro numero (que tambem foi o ultimo) 
a 3 de setembro de 1847, em formato de 21 x 15, com qua
tro pag'nas de duas colunas. Impresso por S. Caminha, na 
Tipografia Imparcial, a rua da Praia n . ° 55. Sobre o titulo 
via-se um desenho em xilogravura, ocupando seis centime
tres de altura, em toda a largura, representado pe^a rua da 
Aurora e rio Capibaribe: na margem prox ma do leitor, di-
versos guabirus focinhando pelo chao e, em meie, algumas, 
ratoeiras preparadas para apanha-los. Sob o cabega^ho vi-
nha a chistosa divisa: "Non cum pitomb's, maxixis net 
quiabus, sed cebo, touciniove pilhantur guabirus" (Latim 
do Bode em Pe) . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 269 

Um unico artigo encheu-lhe todas as paginas, ass'm 
inic'ado: "Guabiru e rato e rato muito ladrao". Frisou que 
havia venenos, havia gatos, mas nao havia "nada contra 
guab'ru como uma boa e bem armada ratoe.ra". 

Os conservadores t inham, segundo o comentarista, feito 
causa comum com o "cana'hocrata", o "capadocio" Borges 
da Fonseca, "aposto^o burlesco da propriedade republicana", 
e este armara-lhes uma ratoeira: O Nazareno. 

Apos despender grande soma de adjetivos depreciativos 
contra tal uniao, concluiu: ". . .os tao apregoados am gos da 
ordem, enfim, conspiram de parceria com esse pe' intra para 
a separagao das provincias e para a burlesca e quixotal Con-
federagao do Equador" (Bib. Pub. E s t . ) . 

O LIBERAL — Jornal Politico e Literario — Apareceu 
no dia 7 de setembro de 1847, em forma^o de 31 x 22, com 
quatro pag nas de duas colunas largas. Destinado a pubU-
car-se bissemanalmente, as tergas e sextas-feiras, estabele-
ceu OS pregos de $080 por exemplar e de 2$000 pel a assinatu-
ra Ir mestral, sendo redigido por Francisco Borges Mendes, 
proprietario da Tipograf^a Liberal, onde se i m p r m i a . Sob 
o titulo, trazia, em franees e por^ugues, as seguintes pa'a-
vras de Lamennais: "A experiencia aconse ha o respe-to para 
com aqueles que regem os destines das nagoes; porque, logo 
que desaparece o respe.to do rei, comega a ruina do povo". 

"O nosso jornal — I'a-se no editorial, intitulado "Pros-
pecto" e assinado pelo reda.or — cujo titulo sub'.'me revela 
a magnitude dos pensamentos, tern de sustentar os verda-
deiros interesses da nacao brasi'eira, que se acham ident.fi-
cados^com a melhor forma de governo". Mais adiante, resu-
miu o seu programa: "defender o Monarca e defensor perpe-
tuo do Brasll, o Sr. D. Pedro II, e a nossa Constituigao Li
beral" . 

No decorrer de sua existenc'a, o periodico enalteceu a 
administracao do Presidente Chichorro da Gama e sua can-
didatura ao Senado, inclusive atraves de sonetos sem assina-
tu ra . Enquanto isto, inseria sucessivas transcr coes da im-
prensa do Rio de Janeiro. Os artigos proprios eram assina-
dos: O Redator ou Os Redatores ou B. M . . Nao faltavam, 
igualmente, recortes de debates parlamentares. 
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Sem grande expressao, pub'icou-se O Liberal ate o n.» 
16, de 5 de novembro (Bib. Piib. Est. e B-b. N a c . ) . 

A GRANDE TEMPESTADE — Numero primeiro (e 
un'co), sa'u a lume no dia 14 de setembro de 1847, em forma-
to de 31 X 22, com quatro paginas de duas boas colunas. Im-
presso por Jose dos Santos Torres, na Tipografia Uniao, apre-
sentou-se com a seguinte divisa: "Vngar os amigos e desmas-
carar os contrarios" (Maxima Chichorral). 

Em toda a largura da pagina, enc.mava o titulo uma 
xilogravura de 7 1/2 centimetros de altura, representada por 
uma praia sob ceu tempestuoso, na qual se viam tres jorna-
listas (0 ultimo, um padre), empunhando exemplares d'O 
Proi'etar'o, O Volcao e O Artista, orgaos praieiros, ao passo 
que, atraves das ondas encrespadas do mar, se aproximava 
um navio com o timoneiro a atirar prospectos. Prego do 
exemplar — 80 reis. 

Todo o conteiido dos editorials, a comegar pelo "Proe-
mio", era constituido de tremenda cati^ naria contra o par-
tido da Pra'a, visando, sobretudo, ao Presidente da Provin-
cia, Antonio Pinto Chichorro da Gama, sob os titulos 
"Tufao", "Relampago", "Trovoada" e "Trevas! Horror", 
fisses artigos profetizavam graves acontecimentos para o dia 
19 de setembro, quando das eleigoes para o Senado, aconteci
mentos que teriam sido estimulados pela linguagem dos 
orgaos situacionistas e seriam desencadeados pela policia, 
desejosos, esta e aqueles, de que vitor asse o candidato libe
ral: o proprio Ch chorro. O derradeiro comentario encerrou 
a quarta pagina com a seguinte parodia: 

"Cesse tudo o que a infamia narra e canta, 
Que a Praia mais infam:a em si levanta!" 

Atribuia-se a redagao do desabusado orgao a Joao Batis
ta de Sa e ao padre Joaquim Pinto de Campos (1) (Bib. Piib. 
Est . ) . 

(1) A proposito, escreveu O Volcao, de 18 de setembro de 1847, aludindo ao 
aparecimento d'A Grande Tempestadei "Consta-nos que 6 redator em chefe um 
tal Joao Batista de SS, a quem a Natureza assinalou pondo-lhe uma forquilha 
no beico da racha; e que 6 seu ajudante certo padre borrego ou jumento IS de 
Tdrres , um malsin de sotalna, celebre por sua alta ciencia de ar ranjar casamen-
tos e prosti tuir as casadas". 
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A GRANDE TEMPESTADE — Aparentando simples 
reimpressao (1), circulou esse jornal na mesma data do an
terior, com identico formato, utilizando-lhe as palavras do 
expediente, inc usive a mengao do impressor e oficina, me-
nos 0 cliche do cabega'ho. No entanto, ao pe da u'tima pagi-
na, dizia haver sido .mpresso por A.P .C . (Antonio Pereira 
da Chaga), na Tip. d'A Voz do Brasil. 

Divu^gou, cop'ada, toda a mater 'a do panfleto conser-
vador, mantendo todos os titulos. Como, porem, a composi-
gao fosse feita em tipo de corpo maior, o ultimo comentarlo, 
aquele intitulado "Trevas! Horror"!, teve de ser sacrificado, 
mediante a seguinte explcagao: "Por falta de espago nao 
acabamos com este artigo, que pouco ou nada interessa". 

Em se's linhas, fechando a edigao, e que foi dado o mo-
tivo da copia do jornal, mediante a advertencia: "Eis, 6 per-
nambucanos, a obra prima dos marinheiros e guabirus; des-
ses vandalos que hoje vos querem dominar com a capa da 
ordem; cumpre, pois, que Ihes faca s guerra, guerra de morte, 
se Quereis viver com honra e llberdade — O transcritor" 
(Bib. Pub. Est . ) . 

A VOZ DO BRASIL — Periodico nacionalista, veio a pu
blico no dia 27 de outubro de 1847, obedecendo ao formato de 
22 X 16, com quatro pag'nas de duas colunas. Confecgao da 
Tipografa L'beral, de F . B. Mendes, a rua das Aguas Verdes 
n . ° 48. Prego do numero avulso: 40 reis. Trazia, sob o titulo, 
a advertencia: 

"Nao tenhas, minha musa, medo deles, 
Vai batendo de rijo, fogo ne'es". 

Ressaltou o "Prospecto" de abertura: " . . . a populagao 
brasi'eira vive, em sua patria, escrav zada, ou, para melhor 
d'zer, esmagada pe'a mfluencia estrangeira, e ate hoje ainda 
nao apareceu um escritor generoso, e verdadeiramente pa-
triota, que tratasse de debelar pela imprensa essa nfluencia 
maligna, que faz com que, em vez de constituirmos uma 
nacao rica, pelos recursos que oferece o nosso territorio, vi-
vamos na m-seria e na ignominia". 

(1) Alfredo de Carvalho reglstara, apenas, a qualidade de "relmpresso", sera 
porraenores. 
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O art 'cuUsta aludiu aos 26 anos de independencia do 
Brasil, periodo durante o qua', so o estrange;ro t inha lucra-
do, acentuando, apos uma serie de longas consideragoes: 

"Impressionados, pois, por esta atualidade, em que so en-
contramos calamidades contra os brasileiros; e riquezas, 
abundancia e prosper-dade em favor dos estrangeiros, temos 
resolvido encarregar-nos d'ardija tarefa da redagao desta 
folha, em que, fazendo abstragao de parfcidos e divisoes poli-
ticas de locaidades, so nos ocuparemos de combater a inf uen-
cla estrangeira, fundados nas ide as que acima ficam expen-
didas e que servlrao de programa ao nosso t rabalho" . 

Nao fez outra coisa, realmente, o jornal redigido por 
Inacio Bento de Loiola. E, ja no n . ° 5, escrevia: "Sent.mos 
que por ai haja quern espalhe que A Voz do Brasil sera sufo-
cada ou mudara de l inguagem. Declaramos, portanto, aos 
nossos patricios e, ao mundo inteiro, que estamos resolutos 
a continuar na honrosa empresa que encetamos, ate vermos 
sacudida deste pais essa cafi'a de Portugueses, ou marinhei-
ros, que tanto nos tern arru.nado, pois nao e possive' que o 
povo brasileiro continue em semelhante avil tamento. Nao, e 
muitas vezes nao! O calix do sofrimento ja se ha esgotado e 
nao sabemos com que titulo, lei ou traLado vem para aqui 
esses ladroes tomar conta de nosso comercio de retalho, da 
nossa industria e das ar tes" . 

Findou declarando: "Se nossas vozes nao chegarem ao 
ultimo degrau do Trono brasileiro, entao tremei, ma vados, 
do nosso valor, e nesse dies irae, em que um povo maguado 
tera de vingar afrontas, nao havera selegao; sim, nesse ajuste 
de contas, nao nos escapara marinheiro". 

Publicava-se duas vezes por semana e, a part ir do n.° 9, 
passou a ser impresso em oficina propria. Ocorreu ligeira 
tregua na passagem do ano, entre as datas de 18 de dezem-
bro (n.'^ 9) e 7 de Janeiro de 1848 (n.o 10) . Na edigao seguin-
te, prolixo editorial denunciou que a primeira investida dos 
Portugueses contra A Voz do Brasil fol o fechamento da Tip. 
Liberal; mas fora tudo vao, porque — acentuou — "aparece-
ram em nosso socorro tantas tipografias!" Concluiu pedindo 
a un ao de todos — "guabirus", "praia-ve'ha" e "praia-nova" 
— contra o inimigo comum: a portuguesada. 
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Nao descansou jamais a pena de Inacio B. de Loio^a, 
ajudado, na sua faina de xenofobo exaltado, por algumas 
Correspondencias e Comunicados, que feriam o assunto-cha-
ve por todos os lados. Censurava-se, inclusive, a partic pagao 
de lusitanos como oficiais da Guarda Nacional e a intromis-
sao de padres, tambem lusitanos, na vida publica do pais. 

Sob o titulo "Tlmbuzada", divulgou, na edigao de 5 de 
fevereiro, a nota a seguir: "Um destes dias saltaram aqui 
mais 72 timbus (tambem assim chamados, em tom de ridi-
culo, OS Portugueses) e, como que por acinte aos pernambuca-
nos, passearam em grupo por todas as ruas desta cidade. Se-
nhores do governo! senhores representantes! o boi aperreado 
da em arremeter! Mais cautela e mais atengao com este 
povo!" 

Logo ma's, no dia 26, a nota intitulada "Atengao!" res-
saltava: "So da festa para ca tem entrado nesta cidade mais 
de 200 timbus. E tudo vai tao caladinho da Silva! Vivam os 
paios, OS presuntos! Senhores, v i v o ! . . . " 

Entretanto, nao era satisfatoria a situagao do period'co, 
que se viu constrangido a dar, certas vezes, uma so edigao 
por semana. Muitos assinantes desped'ram-se, achando cara 
a contribuigao mensal de 500 reis, deslembrados das grandes 
despesas de uma tipografia; " . . . o que ma^or lastima nos 
causa (edigao de 4 de margo) e vermos que uma grande parte 
desses brasileiros amarinhe'rados, que se negam a dar 500 
reis mensais para uma semelhante empresa, sejam os mesmos 
que se prestam a dar, nao 500 reis, mas lOSOOO e 20S000 por 
cada mes para sustentarem esses teatros, essas sociedades de 
dangas, esses presepes, esses conventicu^os, enfim, para onde 
levam suas caras esposas e filhas, e pelo brago entregam-nas 
a uma corja de marotos (6! vergonha!) que aqui vivem sem 
fami'ia, sem patria e, ate, sem religiao, para passarem as 
no te s escouceando-as, pinoteando com elas e, o que e mais, 
desacreditando-as!!!" 

Nada obstante, conforme nota publicada no n . ° 22, de 
28 de margo, nao era crivel conservar-se A Voz do Brasil em 
tao acanhado formato, "a vista da magnitude da doutrina e 
da influencia dos artigos que temos a publicar". Assm, com 
a ajuda "do i^ustrado e patriotico povo pernambucano", 
equiparar-se-ia "com as grandes folhas que circulam nesta 
cidade" e, com isto, julgava "fazer mais este servlgo a patria". 
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Na verdade, a edigao seguinte, de 5 de abril, apareceu em 
formato de 31 x 21, a duas boas colunas de composigao. 
Outra inovagao foi o cabegalho, representado por uma xilo-
gravura de oito centlmetros de al tura, em toda a largura da 
pagina, cujo desenho se constitu!u de uma cena a beira-mar, 
onde tres individuos discutiam entre si, ladeados por dois in-
dios tocando trombetas, destas saindo uma flamula com o 
titulo A Voz do Brasil; ao fundo, os arrecifes e o mar com al-
gumas embarcagoes. 

No texto, vinha a expl'cagao: "A presente estampa que 
aparece no frontispicio desta folha e bem significativa: ela 
representa, pela efigie dos dois indigenas, que aos ares fazem 
soar, nas suas trombetas, tristes e clamorosos lamentos, o 
emblema do Brasi'.. O grupo do centro mostra que o ind.vi-
duo da esquerda, que esta de cabega baixa, semblante des-
carnado e vestido de trapos, e um brasileiro implorando o 
Socorro e a protegao do da direita, que e um portugues rico, 
negociante, o qual, com uma mao cheia de cedulas falsas, 
que acaba de tirar da embarcacao, volta com desprezo as 
costas ao brasileiro, e vai arranjar o labrego, que esla no 
meio, ainda narrando o modo que descobrlram para o arran-
jo das mesmas cedulas". 

No mes subsequente, ou seja, a 2 de maio, entrou a figu-
rar, como impressor, o nome de Antonio Pereira da Chaga. 

Prosseguiu o mesmo tom panfletario. E anunciou que 
um "dragao lusitano", acusado de atos despudorados, a havia 
chamado a barra do T r b u n a l . Iniciou-se o respectivo pro-
cesso, mas foi de agua abaixo. 

Da edicao de 9 de junho por diante, colocou-se sob o ti-
tlo, em coluna larga, o Expediente: "A Voz do Brasil saira 
uma vez por semana. Subscreve-se nesta tipografia a 2$000 
por quatro meses, pagos adiantados. As correspondencias dos 
srs . assinantes, que forem de interesse putal co e as que se 
opuserem a influencia estrangeira serao inseridas gratis; e 
as dos srs. que nao forem assinantes serao publicadas me-
diante uma pequena paga, contanto que nao sejam contra 
brasileiros". No mes de agosto, vo'.tou a c rculagao a fazer-se 
bissemanalmente. 

Em seu n.° 37, de 27 de junho, o periodico teceu co-
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mentarios de apoio ao "martir da liberdade" Antonio Borges 
da Fonseca, aconselhando-lhe resignagao, pois nao tardaria 
que fosse "coberto de louros, no glorloso dla da nossa regene-
ragao". 

Graves acontecimentos ocorerram a 26 e 27 de junho, 
com 0 massacre de elementos do comerc'o portugues, em con-
seqiiencia do que, Inacio Bento de Loioia veio a ser preso no 
dia 3 de julho, sendo mandado trancafiar na Fortaleza das 
Cinco Pontas, de onde, uma semana depois, foi transferido 
para o brigue "Ca'iope". Dali red'gia ele notas assinadas dan-
do conta de sua vida de prisioneiro, sobretudo os tramites do 
processo que contra si foi instaurado. 

A Voz do Brasil nao alterou o seu programa anti-lusita-
no, ajudado com a assinatura B.B.B. em d versos artigos, 
alem dos costumeiros Comunicados e Correspondencias. A 
partir de julho, comegou, porem, a atacar os guabirus (con-
servadores) e seu porta-voz O Lidador, enquanto defendia o 
Partido Liberal genuine ou Pra'a Velha. Depois do Presiden-
te Pires da Mota, passou a ser alvo de severas criticas do jor-
nal de Loioia o vice-presidente de Pernambuco, no exercicio 
da Presidencia, Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferrei-
ra, "homem estiipido, de maus costumes, grosseiro por exce-
lenc'a, adulador sem segundo, vil instrumento de paixoes 
alheias". Mas o criticado logo foi substituido pe^o Desembar-
gador Antonio da Costa Pinto, bem recebido pela Voz. 

Finalmente, a edigao de 18 de agosto noticiou a liberta-
gao, quatro dias antes, de Bento de Loioia, quando teve fim 
o processo, uma vez que nao foi comprovada sua participagao 
nos fatos de 26/27 de junho. O editorial a respeito ressaltou 
que foram 45 d as da "mais injusta e arbitraria perseguigao, 
principiada pelos mar:nheiros e guabirus e sustentada por 
tres praieiros que, clandestinamente, tomaram a diregao 
desse partido, na ausencia de sens dignos chefes". Conc^.uiu 
dizendo que a policia proibiu manifestagoes pub'icas de re-
gozijo pela libertagao do jornalista; so nao pode proibr que 
grande massa popular fosse a sua casa cumprimenta-lo, oca-
siao em que fez servir "um esplendido copo dagua". 

Iniciou a redagao tremendas criticas aos d'rigentes 
praeiros; a "corte do Rio de Janeiro, essa Gomorra do infer
no" e ao Diario Velho (Diario de Pernambuco), "esse botijao 
de materias putridas onde os marinheiros vao mijar". 
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O n . ° 56, de 7 de setembro, foi dedicado a independenc'a 
do Brasil, inserindo dois artigos e quatro sonetos de exalta-
gao a data (sem assinatura). O primeiro editor al fr sava 
parecer-^he a independencia "mera ficgao", asseverando: "O 
estrangeiro, e especia'mente o portugues, continuou e con-
tinua ainda a exercer sobre nos a sua dom nagao cruel, o seu 
predominio barbaro". Findou conclamando os brasJeiros a 
conc^uirem a grande obra de 7 de setembro, para "que seja-
mos independentes de fato". 

A proposito de uma traficancia cometida em noma do 
seu jornal, escreveu Loiola uma nota em tipo corpo 16, 
abr.ndo a primeira pagina do n . ° 62, de 29 de setembro, na 
qual afirmou: ". . .declaramos que n'nguem, alem do abai-
xo-assinado, escreve para A Voz do Bras'l, e outro qualquer 
que se incu'car redator deste periodico e um infame, um la-
drao, um trapaceiro". 

A Revolugao Pra'eira de novembro teve apenas ligeira 
cobertura nas paginas do bissemanario, aus dera nara 
ocupar-se mais intensamente da politica do Gabinete Minis-
ter'al, condenando os saquaremas ou guab rus e a adminis-
tragao provincial de Herculano Ferreira Pena, que — adian-
tou, na edigao do dia 23 — "nos insulta por todos os modos". 
A^guns versos patrioticos ou satiricos vinham sendo, excep-
cionalmente, publicados. Nao deixava o arliculista, enlretan-
to, de espinafrar os Portugueses, acusados de pretender con-
quistar Pernarabuco, em parcer a com Herculano Pena e seus 
sequases, e de comentar as prisoes de rebeldes pernambuca-
nos. 

O editorial do n . ° 82, de 5 de dezembro, responsabilizou 
o Presidente da Provincia "por tanto sangue, tantas lagrlmas, 
tanlos sustos, tantas afligoes, tanlas agonias, tantos vexames 
que sofrem os pernambucanos", acentuando tratar-se de 
"uma fera, um monstro, um malvado, um demonio". 

Nas edigoes ulteriores foi intensificada, igualmente, a 
campanha contra as famil.as Rego Barros-Cavaicanti. 

Mas nao pode prosseguir a existencia do jorna^. A edi-
gao de 5 de Janeiro de 1849 informou haver sido preso, dois 
dias antes, o redator Inacio B. de Lo'o'a e recolhido ao es-
tado maior do corpo poLcial, diligencia efetuada (esclareceu 
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a folha seguinte) "na ocasiao em que ele se achava jantan-
t1o com sua senhora e onze filhos". 

Foi 0 n.** 93, de 9 de jane'ro do ano em referenda, o ul
timo d'A Voz do BrasU (1) (Bib. Piib. E s t . ) . 

A SENTINELLA DA LIBERDADE — ALERTA! — Come-
cou a circular no dia 6 (1 A) de novembro de 1847, em forma-
{o de 15 X 10, com quatro paginas de coluna larga. Redator 
— Manuel Rodrigues (2 A) do Passo, estando o trabalho ma
terial a cargo da Tipografia Brasileira, situada na rua do 
Rosario da Boa Vista n . ° 44, depois transferida para a rua 
da Gloria n . ° 7. 

Periodico de orientagao liberal, seu primeiro artigo, apos 
repudiar o dominio dos estrangeiros, principalmente Portu
gueses, no comercio brasileiro, constituiu um chamamento 
aos e'eitores para votarem "em c'dadaos de reconhec'da ca-
pacidade" para a representagao de Pernambuco na Assem-
bleia Legislativa federal. 

Uma nota ligeira e algumas maximas completaram a 
edigao de estreia do pequenino e vibrante orgao da Pra'a 
Nova, assim chamados os elementos dissidentes do Partido 
Liberal. 

O terceiro niimero, do dia 17, apresentou-se, excepcional-
mente, com seis pag'nas, todas ocupadas com um so edito
rial, desmentindo, de comego, fosse "orgao de uma sociedade 
de cabras e negros" que tencionavam "fazer uma revolugao 
para matarem e deitarem para fora da provinc'a os Portugue
ses, vu^garmente conhecidos por marinheiros". A segunda 
metade do artigo defendeu o padre Capistrano de Mendonga 
da pecha de guabiru, quando se mostrava sempre "um exi-
mlo liberal". 

Na edigao seguinte, a''ertava os leitores, conclamando-os 
a salvar a patria, nao votando em candidatos que so viam os 

(1) Na parte Ineditorlal do Diario Novo de 19 de Janeiro de 1849 salu o se
guinte: "A Voz do Brasil suspendeu a sua aparlcao at6 que Deus seja servido 
valer-nos na presente conjuntura" . 

(1 A) Nao no dia 3, como registou, nos "Anais", Alfredo de Carvalho. 

(2 A) Outro lapso cometeu o autor cltado, ao atribuir ao jornalista o nome 
Manuel Francisco do Passo. 
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proprios interesses, "tratantes politicos" que so faziam entre-
gar o pais aos estrangeiros. 

O n . ° 6 saiu extraord'nariamente em formato de 31 X 
22 (duas colunas de 16 ciceros), com um so artigo em suas 
quatro paginas, repisando o tema eleitoral e acrescentando 
ao cabegalho a frase: "Ela morre, mas nao se rende. Aler-
ta!!", que continuou, voltando, porem, ao formato de bolso. 
Mas, no n . ° 11, de 26 de Janeiro de 1848, assumiu o formato 
definitive de 22 x 16, passando a vender-se a 40 reis o exem
plar. 

"Em todas as edicoes, atacava o Pres'dente Chichorro da 
Gama e os lideres da praia velha, a que chamava "molam-
bos", tais como Nunes Machado, Urbano Sabino e Antonio 
Afonso Ferreira, polemizando, ao mesmo tempo, com o Diario 
Novo. As demissoes, em massa, assinadas pelo chefe do go-
verno, passaram a constituir uma mof!na, abrindo a primei-
ra pagina de cada edigao, sob o titulo "Ad perpetuam rei 
memoriam". 

A 4 de fevereiro, A Sentinella da Liberdade exaltava a 
personalidade de Antonio Borges da Fonseca, que ia subme-
ter-se a jiiri apos dez meses de sofr mento, na prisao, "por 
amor ao povo", "sem ter cometido delito". Na edicao do dia 
15, comentava o julgamento efetuado, atacando a "comissao 
militar" a que chamavam juri, por ter condenado o reu. Di-
rigindo-se a Borges da Fonseca: "ele nos achara sempre cons-
tantes a seu lado prontos a passar todas as provas e marti-
rios por que ele passar; nunca o de^xaremos porque somos 
gratos aos seus servigos e a sua patriotica missao que desde 
a idade de 19 anos tomou sobre os seus ombros de defender 
OS direitos do povo oprimido e guerrear os tiranos". 

No mencionado n.o 16 vinha o Aviso: "A Sentinella da 
Liberdade sai duas vezes por semana. Subscreve-se para ela 
a 1$000 por trimestre, no Aterro da Boa Vista n.*' 76". 

Na edigao de 22 de fevereiro o primeiro editorial foi de-
dicado ao aparecimento do periodico O Camarao, "parto 
imundo da Praia Velha"; ao mesmo tempo comecou a publi-



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 7 9 

cagao, em serie alfabetica, do "Dicionario politico, divertido 
e critico" (3 A). 

A ultima pag'na da edigao seguinte foi ocupada por tre-
menda satira, em forma de anuncio, sob os seguintes titulos: 
"Teatro Chichorrino — As 8 horas em ponto. Domingo, 27 
do corrente, representar-se-a, pe^a pr'meira vez, neste novo 
teatro, o drama em tres atos intitulado O mendigo discara-
do". O enredo situava, no prime'ro ato, Chichorro da Gama 
paramentado de mo^ambos, com uma salvinha, a pedir votos; 
no segundo, aparecia ele em suntuoso pa^acio, de pena em 
punho, a assinar demissoes, terminando por morrer; no ter-
ceiro, encontrava-se numa caldeira de fogo, no inferno, a gri-
tar para os diabos que o escarneciam: — Esta demltido! de-
mitido! demitido!, ouvindo-se, entao, uma voz, que rematava: 

"Que barbaro coragao, 
Que, ate dentro do inferno, 
Pronuncia demissao!" 

A partir do n . ° 20, de 29 de fevereiro, alterava-se o cabe-
galho, sendo o titulo substitu!do por um cliche, em xilogra-
vura, com sete centimetros de aHura, em toda a largura da 
pagina, representado por uma fortaleza e, de pe, em primeiro 
p'ano, um soMado de guarda junto a uma guarita, ficando a 
sua direita uma piramide encimada por um clar'm. Logo 
abaixo da mofina, inscreveu-se a epigrafe, que continuou nas 
edigoes seguintes: "Pernambucanos! a luta esta travada; o 
que nos cumpre agora e: veneer ou morrer. Alerta, pernam
bucanos!" 

A Sentinella defendeu, num artigo que ocupou toda a 
edigao de 14 de marco, Joaquim Vilela de Castro Tavares de 
acusagoes d'O Caimarao. Voltou-se, depois, contra o Diario 

(3 A) Algumas deflnigoes do "IMcionArlo": 

Chichorro — Diabo baiano que aqul saltou com a calxa de Pandora debalxo 
do braco. Diabo de osso, pele e pglo. 

Eleitores — M&quinas portSteis de que se serve o governo para as operagSes 
eleitorals. 

Honra — No sentldo da Praia Velha, 6 roubar para enriquecer. 

Independencia do poder judicidrio — Histdria da Carochinha. 
Lei — O pucha-encolhe dos d6spotas. 

Ministros — Uma siicia de patuscos, que recebem cortesias e dlspoem a sen 
bel prazer do Tesouro. 
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Novo, cujo diretor, general Abreu e Lima, era chamado "mi-
serave^ regateira", "louco rematado", "escritor mercenario", 
"ladrao" e "sevandija requintado". 

Continuou atacando os lideres da Praia Velha, principal-
mente Nunes Machado, chamando-o "perfeito patife", "um 
infame", "juiz indignissimo", etc. 

Finalmente, Chichorro da Gama veio a ser substitu'do no 
governo de Pernambuco, e o artigo principal da edigao de 22 
de abril endeusava o novo presidente, Manuel de Sousa Tei-
xeira, "taHiado pela Provdenc^!a para tornar venturosos os 
Beus patricios". Enxotado em prosa o verso, o ex-presidente 
ainda mereceu, em meio a uma saraivada de improperios, a 
decima a seguir: 

"Parabens, pernambucanos, 
Ja Deus de nos se ^embrou, 

_^Felizmente nos livrou 
' D o ma's cruel dos ba 'anos. 

Dos praias velhos cabanos, 
Gente vil e regateira, 
Formada na ladroeira, 
Nas infamias e traicoes. 
Do Chichorro e dos ladroes 
Nos livrou Sousa Teixeira". 

Pouco demorou, porem, o novo presidente, substituidc 
que foi pelo padre paulista Vicente Pires da Mota, de quem, 
disse A Sentinella de 9 de maio: "S. Ex.^ foi um anjo que nos 
apareceu". 

Finda a sua m'ssao de orgao de oposigao a Praia Velha, 
o periodico deixou de existir apos o n.° 38, de 12 de maio de 
1848 (Bib. Pub. E s t . ) . 

O BRASILEIRO — Jomal Politico — Iniciou sua exis-
tencia a 4 de novembro de 1847, em formato de 22 x 16, com 
seis paginas (continuou com quatro) de duas colunas, fican-
do a sexta em branco. Editado por J . J . de S. Ana, im-
primia-se em tipografia propria, situada a rua do Rosario da 
Boa Vista n.^ 44. Constou do cabegaiho a sentenga: "O bem 
publico e o fim de toda associagao pacifica". Prego do exem
plar — 40 r6is-
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Depois de desenvolver cons'deragoes em torno da queda 
do "partido denom'nado da ordem"; da regeneragao da "pa-
tria dos Camaroes da mais vergonhosa servidao" e dos obje-
tivos da agremiagao liberal, acentuou o editorialista, no 
artigo de apresentagao: 

"fi, portanto, para promover os verdadeiros interesses do 
povo; para mostrar a popu^agao que o partido praieiro nao e 
um partido composto somente de ganhadores, que sai a cam-
po O Brasileiro, apoiado por uma numerosa sociedade e 
destinado a sustentar, na quadra atual, o posto mals honro-
80, qual o de fazer com que o partido praieiro tenha uma di-
regao que satisfaga antes ao povo do que a ganancia de al-
guns". 

Por f:m, aludindo ao pauperismo existente no Brasil, 
onde o trabalho era monopolizado pelos al!enigenas, bradou; 
" . . . qua^ o homem nascido neste belo solo, que, a nao estar 
de todo corrompido, deixara de conhecer a necessidade de 
fazer baquear a influenc'a estrangeira, tornando o Brasil ver-
dadeiramente dos brasi^eiros, assim como as demais nagoes 
sao dos que nascem em seu solo?" 

Dois outros artigos completaram a edigao, ambos abor-
dando o tema Eleigoes. 

Publicagao bissemanal, mas em dias var^ados, seguiu O 
Bras'leiro seu caminho de orgao anti-guabiru, ou melhor, 
anti-conservador e, por exce^encia, nacionalista. O n.'^ 5 in-
seriu, pela primeira vez, o Aviso: "As pessoas que quiserem as-
sinar para esse periodico poderao d'rigir-se a essa tipografia, 
sendo a assinatura cinco tostoes por mes". 

O n . ° 8, de 4 de dezembro, saiu, excepciona^mente, com 
seis paginas, uma vez que o editorial "Pra^a Nova, Praia Ve~ 
Iha" ultrapassou as quatro costumeras, ficando, porem, pagi-
na e meia em branco. O artigo em aprego constituiu uma 
definigao do que eram os dois campos pollticos nos quais se 
dividiram os liberals, com uma demonstragao das boas qua-
lidades de um e das qualidades negativas do outro, concluin-
do com a seguinte dec^.aragao de atitude: 

"Isto posto, fique quem quiser na Praia Velha, que O 
Brasileiro nao pode deixar de pertencer a Praia Nova, bem 
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que nao ache propria tal denominagao, pois cabe mais aos 
que a compoem o nobre titulo de Partido Brasileiro". 

Ocupou-se, exaustivamente, das eleigoes de dezembro, 
condenando a atuagao do triunvirato Nunes Machado — Ur-
bano Sabino Pessoa de Melo — Antonio Afonso Ferre'ra, e 
atacando a administragao do Presidente Antonio Pinto 
Chichorro da Gama, ao passo que altercava com o Diario 
Novo. 

Atingido o n . ° 16, de 3 de fevere'ro, O Braz'leiro (troca-
do o s da segunda silaba pe^o z) aumentou o formato para 
31 X 21, a duas colunas de 16 ciceros, subindo o prego do 
exemp.ar para 80 reis. 

Nao alterou mais a tecla dos ataques virulentos, dedlcan-
do cada vez mais longos artigos a polemica com o orgao prin
cipal da Pra!a Velha e seus redatores. 

A partir da edigao de 10 de fevereiro, deu grande cober-
tura ao ju^gamento em que o jornalista Antonio Borges da 
Fonseca foi pronunciado por c r m e de imprensa, descreven-
do-o sob o titulo "A morte do Jiiri em Pernambuco", comen-
tando-o em sucessivos editorials e condenando-o como uma 
iniqu'dade, um "juricidio". Frisou, na edigao de 16 de feve
reiro: "Vemos ne'e ca'cada a Jiberdade da imprensa e morta 
a instituigao do Juri, essas duas garantias sem as quais nao 
e possivel um governo livre". E, entre outras apostrofes: "O 
julgamento do sr. Borges da Fonseca foi uma perfeita mons-
truosidade". 

Ao Diario Novo veio a fazer companhia O Camarao, ou-
tro orgao da Praia Velha, que passou, igualmente, a ser as-
sunto d'O Brazileiro. fiste, em seu n . ° 39, de 26 de abrR, as-
sim iniciava um editorial: "Felizmente, embarcou o sr. An
tonio Pinto Chichorro da Gama para o Rio de J a n e r o no dia 
19, deixando afinal livre da sua pessima administragao esta 
provincia, sobre a qual sacudiu tantos e tantos males". 

Bem recebido foi o padre Vicente P.res da Mota, novo 
Presidente de Pernambuco, pelo periodico, que continuou a 
desferir rudes ataques a Praia Velha, acusando-a de ameagar 
a ordem piiblica por haver perdido posigoes no governo. 
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l a no fim a existencia d'O Braz'leiro, que ja nao osten-
tava a bandeira nacionaUsta e deixou quase de tomar conhe-
cimento da fagao "guabiru". Sua linguagem extremara-se no 
ataque a Praia Velha, a seus jornais e seus lideres, inclusive 
o ex-presidente Chichorro, em descomposturas tremendas. 
Teria sido redigido por Joaquim Vilela de Castro Tavares e 
Antonio Carneiro Machado Rios, vitimas de injustigas da 
adm-nistragao provincial. 

Finou-se o violento periodico com o n .^ 44, de 13 de maio 
de 1848 (Bib. Pub E s t . ) . 

1848 

O BOM SENSO — 6rgao conservador, surgm no dia 11 
de fevereiro de 1848, em formato de 21 x 16, com quatro 
paginas de duas colunas. Impressa por Jose dos Santos Tor
res, na Tipografia Unlao, adotou o prego de 40 reis para o 
niimero avulso. Sob o titulo, l;a-se a seguinte advertencia: 
"Ouve OS conselhos da prudencia, que te hao de salvar: os 
passos dessa gente te conduzirao a um abismo insondavel". 

Constituiu-se a edigao de c^nco editorais, em tipo miudo. 
O primeiro, intitulado "Ded'catoria", apontava O Bom Sen
se aos "desordeiros e faquistas", aos fraudadores, prevarica-
dores e anarquistas do poder; no segundo, fazia um apanha-
do dos fatos politicos de 1847; o terce^ro criticava, acerba-
mente, o governo de Ch'chorro da Gama; no quarto, era 
enaHecido o Barao da Boa Vista; o quinto, fina'mente, sob 
o titulo "A Praia chibatando o povo", focalizou o terror po
licial verificado por ocasiao do julgamento, pelo Tribunal 
do Juri, do jornalista Borges da Fonseca, ocorrido tres dias 
antes. 

Redigido por Joao Batista de Sa, segundo referencia da 
epoca, o jornal nao passou do primeiro numero (Bib. Pub. 
Est. e arquivo de Jose Crespo) . 

O CAMARAO (1) — Pequeno periodico politico, con-
feccionado no formato de 21 x 16, com uma coluna larga de 

(1) Titulo dado em honra a AntOnio Fillpe Camarao, her61 da guer ra con
tra OS holandeses em P e m a m b u c o . 
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composigao, apareceu a 18 de feverero de 1848, trazendo 
abaixo do titulo o slogan: "Deus, Patria, Constituigao e Li-
berdade". Impresso por A . M . dos Santos C a m n h a , na Tip. 
Imparcial, nao t inha dia marcado para c'rcular, fazendo-o 
quando fosse possivel. 

Lia-se, no editorial de apresentacao, que a folha vinha 
"sustentar a politica dominante, essa politica que princi-
piou a triunfar em o sempre memoravel dia 2 de fevereiro de 
1844". Dispunha-se a desmascarar os fa'sos pa+riotas que 
div'diram em dois o Partido Libera^, concluindo: "Somos 
praieiro, e praie'ro muito velho, debaixo de cujas bandeiras 
prometemos pelejar como um soldado fiel". 

Outros artigos condenaram a "traigao" da Praia Nova 
e o predominio de Anton'o Carneiro, novo chefe dos guabi-
rus, do qual, em prosseguimento, dizia a redagao, no n.° 2, 
ser um "capadocio de conta, homem sem educagao, sem ne-
nhuns principios, habituado a falar de Deus e de todo o 
mundo" . 

Sucederam-se, nas colunas d'O Camarao, ataques aos 
guabirus, aos praias-novas, principalmente Joaquim V'.le^a 
de Castro Tavares (2), e ao republicano Antonio Borges da 
Fonseca, po^em'zando com a imprensa que os defendia, so-
bretudo com O Brazileiro, redigido pelo primeiro, e e'ogian-
do a politica do Presidente Ch^chorro da Gama . Assim su-
cedeu ate o n .^ 9, de 29 de margo, que foi o ultimo (3) 
(Bib. Pub . E s t . ) . 

A BARCA DE SAO PEDRO — Periodico Politico e Tal-
vez de Opos'gao — Surgiu na arena da imprensa a 25 de 
maio de 1848, trazendo, abaixo do titulo, a divisa "Deus 

(2) No artlgo linlco do n.o 8, lla-se: "Bicho ou homem, homem ou bicho, o 
certo 4 que na natureza orgSnlca alnda nao se observou um fenomeno seme-
Ihante. Urra, berra, rincha, zurra, silva, zune, grasna, orneja e, finalmente, se 
o puserem em um poleiro, tamb^m cacareja. fi uma coisa chamada Joaquim 
Vilela". 

(3) A Sentinella da Liberdade, um dos periodicos que faziam guerra a O C«-
marfio, publicou, em seu numero 32, de 18 de abrll, o seguinte mote: 

"Chorai, pobre chimangada: 
Camar&o morreu. Que dor!" 

A glosa ao mote acima nao pode ser transcrita aqul em atengao ao decOro 
publico. 
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neumque jus!" e, noutra faixa, em tipo miudo, a indicagao: 
"Este periodico pertence a nova Sociedade Imperial Pernam-
bucana, e tem por objeto sustentar os pr ncipios l.'berais 
professados pe'o partido nacional praieiro, cujos principios 
sao: Monarquia — Integridade do Imperio — Constituigao e 
reformas na adm'nistragao geral e provincial pelos meios 
que a mesma Constituigao oferece". 

Impresso na Tip. de L. I . Ribeiro Roma, por Santos 
Caminha, no formato de 29 x 20, a duas co^unas de 17 1/2 
ciceros, apresentou a seguinte nota de exped'ente, fechando 
a quarta e ultima pagina: "A Barca de S. Pedro saira regu-
larmente duas vezes por semana, e enquanto nao forem 
marcados os d as de sua aparicao, sera anunc'ada pelo D:a-
rio Novo. Recebem-se assinaturas na Loja de Livros, patio 
do Colegio n . ° 2, a razao de 2S000 por cada serie de 25 nume-
ros. Na mesma Loja vendem-se os mimeros avulsos a 80 reis 
cada um". 

Iniciando o artigo de apresentacao, escreveu o redator, 
que nao era outro senao o General Jose Inaco de Abreu e 
L'ma: "E costume justif car o titu''o de um jornal, quando 
este titulo tem uma significagao latente. O partido nacional 
de Pernambuco tomou a denominacao de "praieiro" porque 
a imprensa, que o sustentava, exist'a, e a nda existe, na rua 
da Pra'a; aceitamos este nome como aceitariamos outro 
qualquer para sermos conhecidos, e esta casua'idade tem 
para nos alguma coisa de bom agouro". 

Esclareceu, a seguir, que a redengao do genero humano 
foi fundada "sobre a profissao de fe de um pescador": Sao 
Pedro, principe dos Apostoos, acrescentando: "Ocorre, 
igualmente, que o atual ponlif'ce, o SS. Padre Pio IX, su-
cessor do bemaventurado apos'olo Sao Pedro, professa os 
princip'os liberals do parlido praieiro, proc'amando a face 
do Orbe catolico a regeneragao do mundo civilizado por 
meio de reformas sa'.utares. E como os nossos pr'ncip os sao 
OS mesmos, como desejamos a liberdade civil e polit'ca e a 
fraternidade entre todos os homens, qua'quer que seja a 
sua crenga, a sua raga, ou a sua posicao no globo terraqueo, 
nenhum outro titulo no? quadraria melhor do que o simbolo 
do pescador Pedro, principe dos Aposto'os; por'anto, A Bar
ca de S. Pedro sera um periodico popular e politico para 
tratar tao somente das necess.dades do povo, da sua mora-
lidade e civUizagao". 
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Em mais tres artigos, condenou as "ominosas adminis 
tragoes dos Suassunas ou Boa-Vistas", no setor provincial, 
e o governo absoluto que anulava a Constituigao do pais "por 
meio de leis secundarias", exemplificando-o com varios 
casos, a salientar: "Diz a Constituigao que todos podem co-
municar os seus pensamentos pela imprensa sem previa 
censura, contanto que respondam pe'os abusos, e logo u m a 
lei regulamentar classifica de abuso a toda e qualquer ex-
pressao do pensamento, ficando por conseqiiencia nuUfica-
da esta garant ia , a primeira de um povo que se diz Lvre". 

Seguiu-se a publicagao, em datas indeterminadas, va-
r iando de bissemanario a bimensario (1), inser ndo longos 
ardgos, nos quais focalizava "assuntos do poder", "a lei do 
padroado", "privilegios das classes", "expedigoes de Per-
nambuco", "a magis t ra tura no Brasil", "a Guarda Nacio-
na l" , e tc . 

Num comentario sob o titulo "Os guabirus camaleoes", 
no n . ° 7, comentou os aUos e baixos dos guabirus (ou con-
servadores), assim concluindo: 

"Finalmente, nao se deram por vencidos, r a p a r a m as 
peras e comegaram a grunhir pe^as ruas , dizendo que eram 
Praias Novas! Guabiru pra 'a-nova? Impossivel; e por f m 
de contas, nem influencia legitima, nem ordeiros, nem se-
quaremas, nem republicanos, nem Praias-Novas, nem o dia-
bo que os carregue, porque enfim guabiru e guab i ru" . 

O n . ° 9 divulgou os Estatutos da Soc:edade Liberal Per-
nambucana , que t inha apenas dois meses de vida e ja con-
tava — segundo nota a par te — perto de mil socios. 

A par de artigos proprios, a folha transcrevia outros, 
do Diario Novo, por exemp^o, com cujas ideias comungava . 
E, sem a r m e n t a r IJnguagem de excessiva violencia, focali-
zou, no n .o 10, a indiferenga dos dominadores do poder, na 
esfera federal, como na provincial, em "mater ia de morali-
dade", citando uma serie de assassinios impunes, pa ra 
a r remata r : 

(1) Publlcou o Diario Novo de 3/6/1848: "Hoje, sSbado, sai o 3.° niimero da 
Barca de S. Pedro. Ela ai vem. Donde? da rua da Praia, vistosa e com vento em 
popa; traz notlclas de todos os tamanhos. Fala de umas coisas que a todos In-
teressam. Quem a quiser ver, ouvir, cheirar ou apalpar pode faze-lo mediante 
80 r6is, na loja de Uvros n . ° 2, P^tio do Col6glo". 
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"Necessitamos, portanto, de uma organzagao completa 
em todos os ramos da publica administragao; necessitamos 
de grande reforma em todos os estabelecimentos de instru-
gao, desde as escolas primarias ate as Academias; necessita
mos mais que tudo de homens que de coisas, de multa inte-
ligencia e de muita probidade". 

Atacou O Lidador e bateu-se pela reforma da Constitui-
gao e pela colonizagao do Brasil, mas com "a nossa propria 
popu^agao" (n .° 18), "debaixo da d regao de bons missio-
nar 'os" (n .° 19). E transcreveu, do Diario Novo, grandes 
elog'os ao deputado Nunes Machado, expressos em extensos 
artigos. 

Nao foi longa a existencia da bem dirigida Barca, cujo 
ultimo numero, o 20.°, sa.u a 23 de outubro do mesmo ano 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

O GRITO DA PATRIA — Periodico RepubUcano l<e-
derativo — Entrou em circulagao no dia 31 de maio de 1848, 
obedecendo ao formato de 37 x 27, com quatro paginas a 
tres colunas de 15 ciceros. Redator — Joao de Barros F a c a o 
de Albuquerque Maranhao. Impressor — Joao Ferreira de 
Sousa. Sob o titulo, trazia a divlsa: 

"De Deus vem a Justiga, a liberdade, 
Fraternal un'ao, doce igualdade". 

(Do Pontifice Pio IX) 

Do expediente constava: "O Grito da Patria recebe gra
tis, de seus assinantes, correspondencas e comunicados que 
desempenharem o pensamento do seu prospecto". Subscre-
via-se a 2$000 per trimestre, pretendendo sair semanalmen-
te . Prego do exemplar — 80 reis. Confecgao material da Ti-
pografia d'A Voz do Brasil. 

O "Prospecto" (artigo-programa) dizia que um grupo 
de bras-leiros honestos se decidira a esclarecer seus ccmpa-
triotas sobre as vantagens do governo republicano; dai o 
surg mento do jornal. Nao acreditava P . P . , signatario do 
editorial, houvesse brasileiro tao degenerado que oferecesr 
se "a menor oposigao a santidade de semelhantes princi-
p'os", mas perdoaria ao louco, ao "miseravel frenetico" que 
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recusasse receber seus "saudaveis conselhos". Uma comis-
sao de redagao examnar i a a correspondencia que Ihe fosse 
enviada. 

Seguiram-se dois imensos artigos assinados per P . P . 
(pseudonimo do redator linico), completando as quatro pa-
ginas da primeira edigao, o primeTO, sob o titulo "Tudo 
para o povo e pelo povo", atacando a tirania dos reis, e o se-
gundo criticando o padre Vicente Pires da Mota, que entao 
ocupava a Presidencla de Pernambuco. 

A segunda edigao apresentou dois extensos comentarios 
filosoficos de P . P . ; uma "Ode a Escravidao da Pa t r ia" 
em quase duas paginas, completadas com um soneto t rans-
crito. No n . ° 3 apareceu Y. X . , com "A verdadeira origem 
das desgragas do Brasil", em duas p a g n a s batidas. Outro 
co'aborador assinava-se: *** 

Prosseguiu P . P . , de edigao em edigao, a divulgar arti
gos sempre longos, criticando o regime, as Assembleias, a 
aristocracia, a mag stratura, baronistas e praieros , focali-
zando, tambem, a po'itica internacional, sobretudo os mo-
vimentos republicanos da Europa. 

No n . ° 5, de 29 de julho, o prime'ro artigo de P . P . 
apresentou o seguinte titulo: "Estabelecendo-se o governo 
republicano-federativo, convem forrar logo os escravos? 
Nao". Terminou conclamando os brasileiros a proclamarem 
o governo sugerido na epigrafe, assim arrematando: "Basta 
de tantos ^atrocinios, estrategia e corrugao"! 

A situagao do jornalista Antonio Borges da Fonseca 
mereceu d'O Grito da Patria o maximo apo o, atraves de ar
tigos redacionais ou transcritos, ate o regozijo manifestado 
pela absolvigao e libertagao do redator d'O Nazareno, que 
passou mais de um ano na prisao, vit^ma de perseguigoes 
do governo provincial. 

A partir do n .^ 4, o perodico passara a ser impress© 
na Tip. Nazarena, a rua do Nogueira n.° 19, tendo co'oca-
do sob o titulo, na terceira coluna a direita, o segu.nte 
slogan: "O Grito da Patria e cidadao do Universo". E ini-
ciou, no oitavo numero, a insergao do projeto da Constitui-
gao da Repiiblica Francesa, de Lammenais. 
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Publicando-se descuidada e irregularmente, nao viveu 
alem do n.*^ 13, datado de 18 de novembro do mesmo a n o . 
Como que em despedida, P . P . , n u m dos cinco artigos que 
assinou, na ul t ima edigao, deixou expressa a advertencia: 

"Tijranos, reis e imiperadores do mundo: e chegado o 
tempo de vosso exterminio; os vossos serralhos nao prostitui-
rao mais a honra de imensas familias, votadas as vossas vo-
lutuosidades execrandas; as vossas cortes desaparecerao da 
face da terra, porque nesses lugares, onde impera o crime e 
a corrugao, so tem templos e altares a p e r f i d i a . . . " 

Apos algumas consideragoes de igual jaez, concluiu: 
"Viva a Republica; fora o Senado; morra o despotismo!" 
(Bib. P u b . E s t . ) . 

O PARLAMENTAR — Periodico Politico — Entrou em 
circulagao a I.*' de junho de 1848, obedecendo ao formato 
de 22 X 16, com quatro paginas de duas colunas. Sob o ti-
tulo, a maxima do Marques de Marica: "Quando os bons capi-
tu lam com os maus, sancionam a propria ru ina" . — Reda
tor — Antonio Pedro de Figueiredo. Impresso na Tlpografia 
Uniao, t inha como encarregado desse servigo Jose dos San
tos Torres . Prego do exemplar — 40 reis (1) . 

O editorial de apresentagao atacou, desabridamente, a 
politica dos praieiros em face do resultado das eleigoes que 
OS colocaram no poder desde fevereiro de 1844, concluindo 
por declarar que o periodico t inha por objetivo principal "o 
exame dos atos da chamada Assembleia Provincial de Per-
nambuco, sob promessas de que nao suportara que os seus 
membros poluam impunemente os lugares que conquista-
r am a forga de violencias e infamias". 

Em suas poucas edigoes, o semanario cumpriu o pro-
grama tragado, ocupando-se, tambem, da politica do Una, 
de Goiana e Rio Formoso; do "estado desgragado em que o 
sr . Chichorro deixou o Palacio do Governo desta provincia" 
e da nulidade da eleigao, para senadores, dos "despresiveis" 
Antonio Pinto Chichorro da Gama e Ernesto Ferreira 
Franga . 

(1) "Quern quiser comprar O Parlamentar, procure na rua do RosSrlo Estrel-
ta, em casa do Cousin fusco, que 6 o redator" (anuncio publicado no Diario Novo 
de 5 de junho de 1848. 
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Nao sairam mais de cinco numeros d'O Parlamentar , o 
ultimo dos guais datado de 1.° de julho (2) (Bib. Piib. 
E s t . ) . 

O CAPIBARIBE — Periodico Politico — Saiu a lume 
no dia 10 de julho de 1848, em formato de 28 x 19, com 
quatro paginas de duas colunas largas, trazendo, sob o ti-
tulo, o slogan: "Justiga e Tolerancia". Impresso na Tipo-
grafia Brasileira (1), a rua dos Fires n . ° 40, divulgou o Ex-
pediente a seguir: "Sai duas vezes por semana. Subscreve-
se para ele a 2S000 por serie de 25 numeros, no Largo do 
Colegio n.*^ 6 e no Aterro da Boa Vista n.° 47, onde se ven-
dem numeros avulsos a S080 cada um, e recebem-se assina-
turas, pagas adiantadas" . 

Em longo editorial de abertura, doutrinou o redator: 
" . . .cremos firmemente que nenhum homem, ainda do mais 
mediano senso comum, deixara de conceber que, sem justi
ga e tolerancia, nao e possivel a manifestagao da verdadeira 
opiniao piiblica; que, sem justiga e tolerancia, nao e possi
vel um governo livre; que, sem justiga e tolerancia, nenhuma 
outra coisa podemos ter senao o dominio de fagoes que se 
forem substituindo no poder; que, sem justiga e tolerancia, 
so ha despotism©, tirania no ultimo auge" . 

Numa "Declaragao" final, afirmou que a imprensa per-
nambucana se havia "apartado, ou mais ou menos, da de-
cencia" que devia "caracterizar o escritor publico". O Capi-
baribe, porem, nao se chafurdaria no "lodagal imundo de 
descomposturas em que tem visto chafurdar-se muitos con-
temporaneos. Sua linguagem sera forte e energica quando 
for necessario; porem sempre decente. Fara censuras quan
do entender que as deve fazer, mas nos termos em que as 
leis permitem". So entraria, finalmente, na liga com quais-
quer contemporaneos se estes guardassem "a mesma de-
cencia". 

(2) Confirmando a curta exlstSncla d'O Parlamentar, escreveu O Lidador, 
na sua "Revista da Imprensa Pernambucana", a 5 de agosto de 1848: "Apenas 
vlveu um mes". 

(1) Da ata da sessao extraordlnSria de 15 de junho de 1848, da Camara Mu-, 
nlclpal do Recife, constou o seguinte item: "Compareceu o cldadao Manuel Ro-
drigues do Passo e declarou ser ele o proprletarlo Tipografia Brasileira". 
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Noutro editorial, o maior da edigao de estreia, 
focalizou OS acontecimentos de 26 e 27 de junho — o chama-
do mata-mata marinheiro — lamentando-os e acusando os 
"molambos" ou "chimangos" ou "praias velhas" de os ha-
verem planejado, e a A Voz do Brasil de te-los estimulado. 
Continuou a desenvolver-se o assunto em outras edigoes. 
Na terceira, dirigindo-se ao novo Presidente da Provincia, 
desembargador Antonio da Costa Pinto, alertava-o contra 
"uma fagao composta, na mor parte, de aventureiros, que 
nem sabem o que e politica e principios politicos", repetin-
do: " . . . queremos, em uma palavra, Justiga e Tolerancia". 

Redigido pelo bacharel Joaquim Vilela de Castro Tava-
res, elemento de projegao da Praia Nova, seus artigos consti-
tuiram, durante algum tempo, cerrada ofensiva contra o 
Diario Novo, orgao da Praia Velha, visando, principalmente, 
aos irmaos Luiz e Jose Inacio Ribeiro Roma. 

Nao deixava, todavia, de abordar temas economicos e 
de natureza social, em editorials de grande apuro. A partir 
do n . ° 20, passou a circular tres vezes por semana, sem al-
terar o custo da assinatura. Mas foi suspenso, apos o n . ° 
28, de 21 de outubro, por "circunstancias imperiosas". 

Ressurgiu a 6 de novembro, "para defender o posto de 
honra" em que se colocara, "firme nos seus principios", dada 
a necessidade de "debelar essa fagao corruta, para que possa 
esta provincia ter moralidade". 

Irrompendo, entao, a Revolugao Praieira, deu p^.eno apoio 
as forgas legais e ao governo conservador de Herculano Fer-
reira Pena, assim como, a partir de 15 de dezembro, ao res-
pectivo substitute, Manuel Vieira Tosta. Continuou, em 
1849, atacando os "molambentos" e condenando o derrama-
mento de sangue ocorrente em diversos municipios da pro
vincia. Proporcionou grande cobertura noticiosa, sobretudo, 
ao ataque da capital, no qual a derrota do principal reduto, 
a Soledade, "enfraqueceu e desmoralizou" (edigao de 17 de 
fevereiro) os "molambos-cabanos". 

Em fins de margo ja era uma realidade o aniquilamen-
to dos insurrectos e, dispondo de mais espago, voltou o jornal 
a doutrinar a cerca do tema Justiga e Tolerancia, suceden-
do-se editorials a respeito da Monarquia Representativa, 
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Voto Livre, Assembleia Legislativa Provincial, a Paclficagao 
e Ecos da Revolta, mais a transcrigao de comentarios da im-
prensa carioca. Estampava discurso do deputado e redator 
Joaquim Vilela de Castro Tavares. 

Tomando novo rumo, O Capibaribe abriu a primeira 
pagina do n . ° 80, de 6 de junho, com extenso artigo intitu-
lado "O Partido Constitucional", abordando as variagoes da 
poMtica brasileira, cujos partidos viviam a guerrear-se, 
todos, porem, visando ao mesmo fim: a Constituigao do Im-
perlo. Diante do que, sugeriu a reuniao de todos os brasi-
leiros em uma so agremiagao: " . . . o Partido Constitucional, 
que em verdade consideramos uma criagao nova, exigida 
pelas novas necessidades da politica e no qual esperamos 
ver alistados todos os brasileiros". 

Apos outras consideragoes, concluiu: "Quern nao for 
demagogo ha-de pertencer ao Partido Constitucional". 

Dentro desse novo espirito, combateu, em diferentes 
editorials, a propaganda revolucionaria, que se alaslrava 
sob as formulas "Constituinte — Federagao — Republica". 
Ja no mes de julho, comegou a tecer elogios ao novo Presi-
dente da Provincial Honorio Hermeto Carneiro Leao. 

Defendendo, enquanto isto, os principios do pretendido 
Partido Constitucional, entrou em luta com O Maccabeo, 
novo orgao praieiro genuine, e com o Diario Novo, o qual, 
tendo passado algum tempo suspenso, voltara a liga. 

O n . ° 103, de 7 de setembro, homenageou a Indepen-
dencia do Brasil, inserindo um poema civico de pagina e 
meia, sem assinatura. Mas o artigo "O Maccabeo em apu-
ros" alcangou o recorde de prolixidade, ocupando todo o n . ° 
112 e mais de metade do 113.°. 

A comegar do n . ° 118, dedicou-se O Capibaribe, iinica-
mente, a propaganda e defesa da candidatura de Manuel 
Vieira Tosta ao Senado Federal, como representante de Per-
nambuco.' E encerrou, nesse passo, sua existencia de jornal 
ora doutrinario ora combative, com o n . ' * 124, de 28 de no-
vembro de 1849 (Bib. Pub. E s t . ) . 

O ECLECTICO — Periodjco Politico — Circulou pela 
primeira vez a 13 de julho de 1848, em formato de 21 x 15, 
com quatro paginas de duas colunas. Sob o titulo, trazia a 
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divisa: "A politica mantem a ordem entre os interesses e as 
paixoes inimigas (Col. de Pens.)". Redator — Manuel Ro-
drigues do Passo, proprietario da Tipografia Brasi^eira. 
Subscrevia-se a $500 por serie de 25 numeros, custando um 
exemplar 40 reis. 

Dizia o editorial de apresentagao: "O Eclectico mani-
festara seu juizo sobre as opinioes politicas; combatera as 
pretensoes funestas e desarrazoadas; fara justiga ao merito 
onde quer que ele aparega, dando o verdadeiro aprego a vir-
tude e reprovando o vicio em qualquer parte onde existir; 
e nao deixara em olvido o comercio e a industria do pais". 

Ocupou-se o periodico, quase somente, na sua efemera 
existencia, em profligar os acontecimentos de 26 e 27 de ju-
nho, quando elementos Portugueses foram massacrados na 
rua do Rangel, defendendo a atitude do governo prov nciai. 
e atacando, desabridamente, o Diario Novo e seu redator, o 
General Jose Inacio de Abreu e Lima, langando-lhe epitetos 
arrazadores, tais como: "o ente mais infame que dar-se 
possa"; o "homem mais desgragado e mais bandalho"; filho 
de padre, gerado no leito da prostituigao", etc. 

Repelindo "caliinias" d'A Voz do Brasil, a redagao de-
fendeu a personal idade do padre Joao Capistrano de Men-
donga, afirmando que este nada t inha com O Eclectico. 

A edigao final — n . ° 4 — circulou a 7 de agosto (Bib. 
Pub. Es t . ) . 

A MENTIRA — Impresso na Tipografia Nazarena, a 
rua do Nogueira n . ° 19, por Manuel Rodrigues Pinheiro, 
apareceu em cena a 17 de ju 'ho de 1848, em formato de 
21 x 15, com quatro paginas de duas colunas. Sob o titulo 
vinha o seguinte: "A esperanga do impio e como a lanugem 
que pelo vento e levada; e como a espuma tenue, que pela 
tempestade e espalhada; e como o fumo, que pelo vento e 
dissipado; e como a lembranga do hospede de um dia, que 
passa (Sabedoria, 5 .15 . ) " . Cons'ava do expediente: "A 
Mentira nao tern nem quer assinantes; quando tiver de sair 
sera anunciada para se procurar na mao dos distribuidores 
e nesta tipografia. A Mentira recebe mentiras e vende a 40 
reis". 

Lia-se no editorial de apresentagao: "Vivendo o Brasil 
sobre o imperio da estrategia, esperteza e engano, sobre o 
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imperio da fraude e da mentira, justo e que tenha a menti-
ra um representante no Jornalismo. fi a mentira represen-
tada na propria casa do monarca, nos conselhos da coroa, 
nas tribunas das assembleias geral e provincial, no Supremo 
Tribunal de Justiga, nas Relagoes, nas justigas de primeira 
instancia, na policia, na administragao das rendas publicas 
e, ate, por nossos pecados, na casa do Senhor, no templo do 
Deus vivo, do Deus de paz e de clemencia, e finalmente nos 
teatros, justo e que tenha tambem um representante no 
jornaUsmo". 

Concluiu o articulista, apos outras consideragoes: "Nao 
vedes ai tanto representante da verdade? O Diario de Per-
nambuco nao mente; nao mente o Diario Novo; O Lidador 
nao mente; nao mente A Barca de Sao Pedro; nao mente, 
enfim, O Eclectico: sao todos eles advogados da verdade, e 
so da verdade, e, se bem que A Voz do Brasil de quando em 
quando minta alguma coisa, nao pode ainda ser reconheci-
da como legitima representante da mentira. Estao feitos os 
cumprimentos: — Sans facgon, dignissimos colegas". 

Numa "Advertencia", declarou: "Nao se importe diabo 
nenhum com o nome do cujo representante d'A Mentira; 
fagam de conta que e o Joao Maluco, o pai da pobreza, ou 
outro animal assim por ai a^gures; sera grande importancia 
que embirrem neste exame em uma epoca em que o poder 
manda trancafiar, nas presigangas, os pobres redatores que 
Ihe nao agradam, como ja la estao o sr. Antonio Borges da 
Fonseca, honrado redator d'O Nazareno, periodico quase re
presentante da mentira, e o sr. Inacio Bento de Loiola, hon
rado redator d'A Voz do Brasil". 

I 

Publicando-se semanalmente, embora em dias incertos, 
o periodico, que era redigido por Afonso de Albuquerque 
Melo (1), ocupava-se em defender Borges da Fonseca, ata-

(1) Segundo Alfredo de Carvalho, A Mentira fora redigida por Antonio Bor
ges da Fonseca, o que nao podia ter acontecido, porque esse jornalista se encon-
trava preso, Incomunlcavel, na corveta "Euterpe" , justamente quando apareceu 
o novo orgao. Outra razao e que os jornals de Borges da Fonseca tlnham a marca 
Inconfundivel da sua ortografla fonetlca, o que se nao dava com A Mentira. 

Baseado no hlstorlador pernambucano, cometeram o mesmo engano Hello 
Vlana (obra citada, pag. 571), e Joao Peret t l , no ensaio "A Revolugao Pra le l ra" . 

Comprovando-o, no segundo numero d'A Mentira escreveu o redator: "Multo 
amblclonSvamos ver em estado de escrever ao sr . Antonio Borges da Fonseca"... 
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cando, ao mesmo tempo, os politicos e os jornais conservado-
res e liberals, estes ultlmos no poder. A edigao de 17 de agos-
to deu noticia do julgamento daquele jornalista e de sua 
absolvigao, seguida de apelagao, sendo ele mantido preso 
ate 19 de setembro. 

Os acontecimentos da rua do Rangel, de 26 e 27 de junho, 
mereceram varios artigos da folha, com acusagoes aos Por
tugueses, como iniciadores da desordem, dela participando, 
de maos dadas, praieiros e guabirus. Alem de constantes 
ataques ao ex-presidente Chichorro da Gama, outros eram 
desferidos, rijamente, contra os deputados Nunes Machado 
e Urbano Sabino. 

O n . ° 8 inseriu uma carta defensiva de Nunes Macha
do, tendo o n . ° 9 (e ultimo) circulado a 14 de setembro 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

A REFORMA — Liberdade. Igualdade. Fraternidade 
— Apareceu no dia 27 (1) de julho de 1848, em formato de 
22 X 16, com quatro paginas de duas colunas. Trabalho 
material da Tipografia Nazarena, situada a rua do Noguei-
ra n . ° 19; impressor — Manuel Rodrigues Pinheiro. Prego 
do numero avulso — 40 reis. 

Da ligeira nota de abertura, sob o titulo "Os nossos 
principios", constou que defenderia a necessidade de "re-
formas radicals na nossa organizagao social e politica". 

Pub^.icacao semanal, seguiu sua meta, comentando a 
situagao, independentemente do partidarismo em que se di-
vidia a politica local. Para o redator, t inham o mesmo valor 
negativo liberals e conservadores. Pugnava pela republica-
nizagao do pais, entendendo que, "de todas as formas de 
governo", a republicana era a mais perfeita. 

Condenou "a carnificina dos dias 26 e 27 de junho", as-
sim como o exacerbamento da linguagem d'A Voz do Brasil. 
Era A Reforma favoravel a nacionalizagao do comercio a re-
talho, mas obedecendo aos meios legais; formulou, ate, um 
projeto a proposito, dentro do piano de reformas constante 
do programa que se t ragara. 

(1) Nao no dia 2, como esta nos "Anals" , de Alf. de Carvalho. 



296 LUIZ DO NASCIMENTO 

Num Aviso inserto no n.*' 4, adiantou que aderia "a de-
claragao de direito ao trabalho, prociamada pela jovem Re-
publica Francesa", assim concebida: "O governo deve a todo 
cidadao instrugao gratuita, meios de subsistencia e socorro 
no caso de velhice ou molestia". 

Reduziu-se a existencia da fo^ha a cinco edigoes, a ulti
ma das quais datada de 19 de agosto (Bib. Piib. Est. e Bib. 
Nac . ) . 

ADVOGADO DO POVO — Periodico defensor dos inte-
resses do vizinho Estado da Paraiba, deu inicio a sua circu-
lagao a 1.° de agosto de 1848. Formato de 22 x 16, a duas 
colunas de composigao, com quatro paginas. Impressor — 
— Mai^uel Rodrigues Pinheiro, sendo o trabalho efetuado 
na Tipografia Nazarena, a rua do Nogueira n.^ 19. "Subs-
creve-se — dizia o expediente — a 2$000 por quatro meses, e 
avulso a 40 reis, saindo dois niimeros por semana". Lia-se 
sob o titulo: "Tudo para o povo, com o povo e pelo povo" 
(maxima republicana) e "Tudo para o rei e pelo rei" (maxi
ma realista). 

Llgeira nota explicativa dizia: " . . . n a Paraiba ainda 
nao ha liberdade de imprensa, pois a linica que existe em 
exercicio esta sujeita a especialidade de seu proprietario, 
que nao quer atirar-se para fora de sua rotina; assim de ne-
cessidade nos foi recorrer a imprensa democratica de Per-
nambuco, ja que nosso fim e advogar a causa do povo". 

Em artigo a seguir, definiu o Advogado do Povo os prin-
cipios que o norteavam, aconselhando fosse a populagao 
convocada "para estabelecer uma assembleia constituinte", 
a fim de substituir a que fora imposta pelas baionetas do 
tirano Pedro I . 

"Governista na provincia", apoiando as "virtudes reco-
nhecidas" do presidente paraibano Joao Antonio de Vascon-
celos (1), a folha fez campanha para as eleigoes municipals, 
apontando ao sufragio das urnas os candidates da situagao. 
E defendeu a causa de Antonio Borges da Fonseca (2), preso 

(1) Como se ve, o Advogado do Povo nao "atacava violentamentc" o presi
dente Vasconcelos, conforme registaram os "Anais" . 

(2) Outro lapso cometeu Alfredo de Carvalho, ao dizer que Borges da Fon
seca rediglra o jornal em causa, no que foi seguido por outros hlstoriadores. 
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no Recife, convidando-o a assistir o pleito de 7 de setembro 
e declarando-o lider incontestavel dos paraibanos. 

Lia-se, a proposito, em artigo de 25 de agosto: "Pense-
mos em nos e confiemos que o martirio do nosso resoluto 
Borges da Fonseca nos sera escada para, saindo da nulidade 
a que nos condenou o egoismo de fagoes selvagens e estupi-
das, subirmos ao posto em que a natureza nos pos, por nossa 
posigao geografica e por nossos recursos imensos, inesgota-
veis, e so hoje improdutivos pela incapacidade desses realis-
tas facciosos, que estao cada dia prontos para assassina-
rem-se, contanto que dem nisto gosto ao bezerro de ouro". 

Escrevendo, a 6 de setembro, sob o tiLulo "A Revolugao", 
sentenciava o Advogado do Povo: "Nos nao queremos uma 
republica especial, ficando o mesmo o predominio do sul; 
queremos uma republica democralica e federal; se os ho-
mens do sul pensam que hao de subordinar o Norte, estao 
enganados". 

"Se, com efeito, a corte fizer uma revolugao contra o 
Senado, contra quem for, as provincias do Norte devem ime-
diatamente cortar suas relagoes com a Corte e criarem em 
cada uma um governo provisorio, prontas a reconhecerem 
0 primeiro centro republicano puro que se estabelecer ou na 
Bahia ou em Pernambuco". 

Borges da Fonseca teve ocasiao de publicar cartas no 
Advogado do Povo, mandadas da prisao, conclamando os 
seus amigos a votarem nos nomes que indicava. 

Sob 0 titulo "Paraibanos, atendei!", H. D. (Henrique 
Felix de Dacia era, indubitavelmente, o redator da folha), 
apos elogiar, em longo artigo, o "honrado Vasconcelos", a 
quem os politicos da oposigao faziam guerra de morte, 
exortou: ". . .despresai esses monstros e reconhecei por vosso 
amigo defensor e, finalmente, por vosso linico chefe o mar-
tir da liberdade, o imortal Antonio Borges da Fonseca; 
segui as suas doutrinas; uni-vos; fraternizai-vos..." 

fisse artigo veio publicado no n . ° 9, de 22 de setembro, 
que foi liUimo a circular (Bib. Pub. Es t . ) . 

O CONFLUENTE DO CAPIBARIBE — Jornal Politico — 
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Deu a luz, apenas, o n.^ 1, datado de 3 de agosto de 1848, 
em formato de 22 x 16, com quatro paginas, trazendo sob 
o titulo o lema: "Uniao e Fraternidade". 

Impresso na Tip. Brasileira, de M. Rodrigues do Passo, 
a rua dos Pires n.° 40, acompanhou O Capibaribe no ataqiie 
as "doutrinas subversivas propaladas pelo Diario Novo e 
seus satelites A Voz do Brasil e A Barca de Sao Pedro", vi-
sando, sobretudo, aos irmaos Luiz e Jose Inacio Ribeiro 
Roma. 

Pretendia continuar, a publicagao, defendendo as dou
trinas "da justiga e tolerancia, da uniao e fraternidade", o 
que nao foi possivel (Bib. Pub. Est . ) . 

A UNIAO — Em substituigao a O Lidador, comegou a 
circular no dia 14 de agosto de 1848, obedecendo ao mesmo 
aspecto, com quatro paginas, e a mesma orientagao conser-
vadora. Redagao e oficina a rua da Uniao n . ° 9. Assina-
va-se a 3$000 por trimestre, pagos adiantadamente, e ven-
dia-se o exemplar a 100 reis, "na loja de livros de B. V. 
Coutinho, rua do Colegio n . ° 1, e na de Cardoso Aires, rua 
da Cadeia do Recife, 31" . Sob o titulo trazia a divisa: "Virtus 
unita crescit". 

Do editorial de apresentagao constava o seguinte: "O 
fim desta folha e a uniao dos pernambucanos em um so pen-
samento po\itico e social: este pensamento, que simboliza 
perfeitamente as principals necessidades da epoca; que serve 
de ponto de convergencia a todas as opinioes discordes, que 
resume todos os principios preponderantes na sociedade; 
que, por assim dizer, e uma religiao no meio de tantas sei-
tas; este pensamento ei-lo: 

1.° — porfiar pela fiel execugao da Constituigao e seu 
desenvolvimento no sentido da ordem e do progresso; 

2.° — defender, com todas as forgas do patriotismo, a 
liberdade do voto; 

3.*^ — acorogoar e proteger com sinceridade e conscien-
cia o desenvolvimento de todas as indiistrias provincials; 

4.° — culdar com desvelo da educagao moral da po-
pulagao; 
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5.° — tolerar todas as opinioes e admiti-las a discussao 
e a analise. 

"fiste programa compreende as importantes questoes e 
interesses conexos com a organizacao da sociedade que for-
mam e e, por assim dizer, o pentalogo da nossa fe politica". 

A parte, lia-se a "Declaragao": "Como ja se tenham re-
cebido as assinaturas pelo trimestre d' O Lidador, que prin-
cipiou a decorrer de julho a setembro proximo, e A Uniao 
se publique no mesmo formato e nos mesmos dias, julgamos 
de nosso dever prevenir aos assinantes daquele periodico 
que serao indenizados com A Uniao, que espera merecer o 
mesmo acolhimento". 

Seguindo a meta inalteravel do orgao substituido, o 
substituto langava longos e bem elaborados editorials de 
ataque as hostes liberals, acolhendo Correspondencias e Co-
municados no mesmo sentido; transcrevia resenhas de 
sessoes parlamentares; divulgava "Variedades" e uma "Re-
vista Comercial". Fez oposigao ao governo provincial do 
desembargador Antonio da Costa Pinto, ultimo da serie de 
presidentes do Gabinete liberal de 2 de fevereiro de 1844. Po-
lemizava com o Diario Novo, onde pontificavam o General 
Abreu e Lima, Nunes Machado, Filipe Lopes Neto Junior e 
outros ilustres praieiros. 

A partir da segunda quinzena de outubro, uma vez ele-
vado ao poder o Partido Conservador (Gabinete de setembro 
de 1848) e Herculano Ferreira Pena feito Presidente da Pro-
vincia, tornou-se A Uniao situacionista e, no mes de novem-
bro, comegou a fazer a cobertura da revolugao praieira, que 
irrompeu no dia 7. Foi autentico orgao oficial das forgas le-
gais, divulgando ordens do dia, proclamagoes, corresponden
cias das frentes de combate e tremendos editorials contra os 
revoltosos, o que continuou, sem tregua, no ano seguinte. 

Afastado da liga, em fevereiro de 1849, o grande conten-
dor Diario Novo, e terminado o movimento rebelde no 
outro mes, tiveram os redatores d'A Uniao ligeiro periodo de 
calmaria. Enfrentaram, porem, de junho a dezembro, terri-
vel opositor — O Maccabeo, de Nascimento Feitosa, com ele 
travando acesa polemica, este ultimo em defesa dos prin-
cipios liberals, justificando a causa dos que empenharam a 
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vida por novas formas de governo a base da instalagao de 
uma Constituinte. 

Mas, OS assinantes do jornal, que se publicava as tergas, 
qulntas e sabados, nao vinham cumprindo suas obrigagoes 
junto a gerencia, que veio a fazer, a 4 de Janeiro de 1850, 
um apelo, para que pagassem os atrasados, a fim de se nao 
embaragar a regularidade da publicagao. Criou-se, em maio 
do referido ano, a segao "Teatro", a cargo de O Klapa, que 
ocupava dois a tres rodapes de cada edigao. Joao Batista de 
Sa assinava, algumas vezes, poesias ou Correspondencias, 
sendo outros colaboradores O Novo Sonambulo, O Constitu-
cional, Soldado Veterano, etc. Alguns artigos de 1849/1850 
t inham assinatura de Horaoio Hermines (pseudonimo de 
Antonio Rangel de Torres Bandeira) . 

A partir de agosto entrou A Uniao em luta contra o 
periodico entao fundado pelo republicano Afonso de Albu
querque Melo e intitulado A Revolugao de Novembro, dele 
dizendo, num dos artigos de polemica, a 19 de setembro, ser 
"um enigma jornalistico" e acrescentando: " . . . a sua fren-
te nao vemos figurar uma ideia criadora, uma concepcao 
de ferteis resultados para a sociedade" (1) . 

Concomitantemente, enfrentou tres ardorosos cam-
peoes do Partido Liberal: O Argos Pernambucano, O Echo 
Pernambucano e A Imprensa, o ultimo de publicagao diaria 
e todos OS tres nascidos no mes de setembro. Assestou-lhes 
A Uniao sua dialetica consefvadora, ou seja, guabiru, nao 
Ihe sobrando mais espago para temas diferentes. A polemi
ca predominou, assim decorrendo o tempo, sempre quente 
para eles, ate encerrar-se a atividade do ano com o n . ° 340, 
de 24 de dezembro. 

Suspense por motives desconhecidos, reap^receu quatro 
meses apos, continuando a numeragao precedente a 2 de 
maio de 1851, para circular apenas duas vezes por semana: 
as tergas e sextas-feiras, diminuindo para 2S000 o custo da 
assinatura trimestral. Lia-se no editorial alusivo: " . . . e s t a -

(1) Sacramento Blake, no seu "Dicioncirio Bibliofrraflco Braslleiro", atr ibulu 
ao em^rlto escritor Antonio Rangel de Torres Bandeira os artigos Intitulados 
'A RevoluQ&o de Novembro", insertos, sem assinatura, nas edi<;6es d'A Uniao de 
numeros 300, 303, 314, 315, 328, 331, 332 e 333. 
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remos, como sempre, firmes em nosso posto; e, gostosos, 
afrontaremos, com a mesma coragem dos tempos adversos, 
quer a colera dos nossos inimigos, quer os comprometimen-
tos de qualquer natureza que do exato desempenho da nos-
sa sagrada missao possa resultar-nos". 

O ano todo foi de polemica com A Imprensa e depois 
com O Liberal Pemambucano, tambem diario, que a subs-
tituiu no mes de agosto. Apos o n . ° 408, de 23 de dezembro, 
Dcorreu outro interregno, porem menor (provaveis ferias dos 
redatores), ate 25 de margo de 1852, quando voltou a publi-
car-se trissemanalmente, restabelecldo o prego de 3S000 por 
trimestre. 

O corpo redacional d'A Uniao era constituido de Jose 
Bento da Cunha e Figueiredo, Jose Tomaz Nabuco de Araiijo 
Junior, Antonio Peregrino Maciel Monteiro, tambem famoso 
poeta; Antonio Rangel de Torres Bandeira, Joao Jose Ferrer 
ra de Aguiar, Francisco de Paula Batista e Floriano Correia 
de Brito. 

Na edigao de 1.° de maio, dizia uma nota que o monse-
nhor Joaquim Pinto de Campos nao era membro da reda-
gao, apenas contribuindo com alguns Comunicados. Meses 
depois, o celebre sacerdote, numa Correspondencia publica-
da a 4 de agosto, declarava haver deixado de "escrever para 
A Uniao". Dentre os motives alegados, salientou a ocorren-
cia de "desinteligencias imaginarias nas fi^.eiras do partido 
da ordem", cujos principles eram "imutaveis como Deus, 
que e a ordem suprema do universo". 

Enquanto isto, nao se interrompera a catilinaria contra 
a turma oposicionista chamada, como consta da edigao de 
8 de julho, "fagao torpe e imoral que, para vergonha eterna 
de Pernambuco, ai vegeta sob a denominagao de praia cons-
tituinte" . . . 

De outro genero foi a contenda iniciada, nas colunas do 
jornal, pelo colaborador Pedro Autran da Mata e Albuquer
que, fiste langou extenso artigo, na edigao de 31 do mes em 
referenda, no qual, ao defender-se da pecha de "socialista", 
que Ihe atribuira o deputado Morals Sarmento, declai-ou ci-
frar-se o Socialismo "na comunhao de bens e de mulheres". 
Desafiou-o, entao, o escrltor Antonio Pedro de Figueiredo, 
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pelo Diario de Pernambuco, a que indicasse quern apregoara 
tao "monstruosa doutrina". Refutou-o, ainda, atraves d'A 
imprensa, fazendo longa demonstragao em torno das bases 
da nova doutrina. Mas nao foi possivel convencer o profes
sor Autran, que manteve seu ponto de vista em oito alenta-
dos artigos, o ultimo dos quais langado a 16 de setembro. 

Reduzindo os periodos de descanso de fim de ano, o n . ° 
520 saiu a 23 de dezembro e o subsequente no dia 4 de Janei
ro de 1853, quando novamente voltou ao regime bissemanal. 
O n.*' 620 circulou a 24 de dezembro e o seguinte no dia 10 de 
Janeiro de 1854, quando verberou, em artigo redacional: "fi 
sinceramente penoso para nos termos de estrear, no novo 
ano de 1854, a nossa carreira jornalistica protestando contra 
a linguagem descomedida do orgao oposicionista O Liberal 
Pernambucano, em relagao a administragao provincial e 
aqueles que a sustentam", adiantando: "Inventar nao e 
acusar, descompor nao e convencer". 

A polemica — que tivera uma tregua durante a gestao 
terminada em abril de 1853, do Presidente Francisco Anto
nio Ribeiro, combatida, ao mesmo tempo, por conservadores 
e liberals — intensificou-se sob o governo do ex-redator Jose 
Bento da Cunha e Figueiredo, prosseguindo enquanto viveu 
p periodico. fiste chegou ao fim do ano com o n .o 735, de 
23 de dezembro. 

Circulando com regularidade, iniciou 1855 a 10 de Ja
neiro, transferindo-se a tipografia, no mes de julho, para a 
rua da Aurora n . ° 23, e atingiu o n . ° 834 no dia 22 de dezem
bro. Findou ai a existencia do acreditado orgao guabiru 
(Bib. Pub. E s t . ) . 

A VERDADE — 6rgao republicano, saiu o primeiro nii-
mero a 21 de agosto de 1848, em formato de 22 x 16, com 
quatro paginas de duas colunas. Impresso por M. R. Pi-
nheiro, na Tip. Nazarena, trazia sob o titulo a advertencia: 
" 6 v6s que andais por caminhos desvairados, atendei, ouvi 
a verdade". Prego do exemplar — 40 reis. Redagao atribui-
da a Afonso de Albuquerque Melo. 

Apareceu com o objetivo de "dissipar o erro", conforme 
o artigo-programa, adiantando: "A primeira das verdades 
politicas que conhecemos, adaptada ao nosso pais, e a forma 
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de governo republicana, unico meio que nos pode salvar". E 
concluiu:". . .quern quiser que nos siga". 

Tanto na primeira quanto nas demais edigoes, liam-se 
longos editorials de doutrinagao republicana, e de repudio 
a chacina da rua do Rangel, falando em justiga e toleran-
cia, nas fagoes realistas, etc. A edigao de 22 de setembro, 
n . ° 4, congratulou-se com a libertagao do jornalista Anto
nio Borges da Fonseca, "depois de um longo martirio de 17 
meses da mais iniquia prisao, acentuando: 

"Escritor denodado e incorruptivel, neste tempo de pro-
vangas mostrou que e digno das honras que tern merecido 
OS mais celebres campeoes da liberdade; mostrou aos escra-
vos da realeza, e desenganou-os, que nao ha meio, alem do 
seu assassinato, de matar no seu coragao o puro sentimento 
da liberdade; mostrou aos republicanos como, incorruptivel 
sob a t irania da realeza, seu coragao esta puro, sua a lma 
forte e valente e preparada para por-se a frente do movi-
mento republicano, quando o povo o quiser fazer, quando 
compreender a verdade e o seu bem". 

Na mesma edigao, criticou A Voz do Brasil e os festejos 
com que a Praia Velha aguardava a chegada de Nunes Ma-
chado do Rio de Janeiro. 

O n.° 5 (e ultimo) so circu^ou a 25 de novembro, conten-
do dois editorials, que Ihe tomaram as quatro paginas, neles 
atacados, ao mesmo tempo, o imperador, as fagoes saquare-
ma e praieira e o "infame escravo Chichorro" (Bib. Piib. 
E s t . ) . 

A VERDADE — Periodico Politico — Circulou a 22 de 
novembro de 1848, em formato de 22 x 16, com quatro pagi
nas de duas colunas. Impressao a cargo de Jose dos Santos 
Torres, na Tipografia Uniao. Sob o titulo, a sentenga a se-
guir, do Conde de Villemur: "Sem justiga, a tolerancia e fra-
queza; sem ordem, a liberdade e furor". 

Em seu editorial de abertura, de quase tres paginas, o 
novo orgao conservador ocupou-se da situagao politica, do 
movimento subversivo de Nazare da Mata, Olinda e Igarassu 
e das "calunias" e "mentiras" assacadas pelo Diario Novo e 
pelo O Guarda Nacional contra o Presidente Herculano Fer-
reira Pena. 
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Noutra ordem de comentarios, condenou a atitude do 
deputado Nunes Machado, que chegara do Rio de Janeiro 
para chefiar a Revolugao Praieira, e deu algumas noticias 
da sedigao. 

Nao passou do primeiro numero, continuando, todavia, 
com titulo diferente, como se vera a seguir (Bib. Pub E s t . ) . 

O BRADO DA RAZAO — Periodico Politico — Comegou 
a 27 de novembro (1) de 1848, em tudo igual ao precedente, 
acrescentando vender-se o exemplar a 20 reis. 

Explicou, no primeiro artigo, que a diregao do jornal o 
(Jenominara A Verdade, e assim circulou uma vez. Entretan-
to, havendo outro orgao com aquela denominagao, resolveu 
muda-la, acrescentando: "Com este novo titulo continuare-
mos, com igual porfia e perseveranga, a desfazer todas as 
astiicias e mentiras assoalhadas por esses fautores da sedi
gao, que indignamente concitam o povo incauto a empu-
nhar as armas contra o governo legitimo, unicamente com 
o fim de continuarem a viver a custa do Tesouro publico e 
sem trabalhar honestamente". 

Ocupou-se o periodico, — cuja circulagao se fez, inicial-
mente, duas vezes por semana, — como tema unico, da Re-
volugao Praieira, entao em pleno auge, condenando a atua-
QSLO dos chefes do movimento, que transformaram a "bela 
provincia de Pernambuco" "em um vasto teatro de guerra 
e de matanga", conclamando os pernambucanos a ouvirem 
"a voz da razao", enquanto polemizava com os jornais da 
fagao liberal genuina, principalmente o Diario Novo e O 
Guarda Nacional. Sucediam-se editorials e sueltos, em tipo 
miiido, num mesmo diapasao, e mais sonetos e glosas satiri-
cas, que enchiam de ridiculo as forgas rebeldes e seus lideres, 
a exemplo do seguinte mote, no n . ° 4: 

"Com praieiros eu nao vou 
Nem para o imperio celeste". 

O ultimo numero do ano saiu a 23 de dezembro, circu-
lando o n.o 9 a 3 de Janeiro de 1849, quando o primeiro edi-

(1) Nao "de dezembro", como esik nos "Anals", de Alfredo de Carvalho. 
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torial exaltou a administragao de Herculano Ferreira Pena, 
ao ensejo de sua substituigao, no governo, por Manuel Viei-
ra Tosta, que ocorrera a 15 de dezembro. 

Passou O Brado da Razao a publicar-se i r regularmente . 
Ao at ingir o n . ° 13, exultou: "Os dies irae e as vesperas sici-
l ianas verificaram-se no memoravel 2 de fevereiro de 1849, 
anlversario fatal da subida do part ido praieiro e dia final 
da inf 'uencia desse part ido em Pernambuco" . Referia-se ao 
combate da Soledade, no qual perdeu a vida Nunes Macha-
do. Terminou com uma saudagao aos corpos de voluntarios, 
assinada Os RR. , e um "Hino a Pa t r i a " . 

Os jubllosos redatores, em prosseguimento, desmanda-
ram-se em ataques aos proceres libera.s Jeronimo Vilela de 
Castro Tavares, Felix Peixoto de Brito e Melo, N a s c m e n t o 
Feitosa e outros . O n . ° 19, de 9 de maio, inseriu discurso do 
depuiado Antonio Peregrino Maciel Monte.ro, de felicitagoes 
ao Presidente Tosta, pe a pacificagao da Provincia. No n . ° 
22, dois sonetos e o poema "Letras patr iot icas" ocuparam a 
pag-na de frente, assinados por J . B . de Sa Junior . Ja antes, 
Lam-se versos patrioticos, conservadores, de J . B . de Sa 
(Joao Batista de S a ) . 

Novo presidente teve Pernambuco no mes de julho, e 
O Brado da Razao despediu-se, saudosamente (ns . 23 e 24), 
de Tosta, saudando o novo "as t ro" governamental Honorio 
Hermeto Carneiro Leao. Tudo acompanhado de sonetos e 
poemas. 

Prosseguiu a campanha contra os derrotados praieiros, 
vindo a ser enfrentados os novos periodicos liberals O 
Maccabeo e O Vapor da California. A 19 de outubro, dedicou 
toda a edigao ao embarque, para a ilha de Fernando de No-
ronha, dos cabegas da rebeliao, envolvendo-os no mais do-
loroso ridiculo. 

O Brado findou sua existencia fazendo a propaganda 
eleitora' do ex-presidente Tosta para senador por Pernam
buco. O ult imo niimero publicado foi o 32.°, a 27 de novem-
bro, prec samente o dia em que completava o primeiro ani-
versario (Bib. Pi ib. E s t . ) . 

http://Monte.ro
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1849 (•) 
O BRINCO DAS DAMAS — Jorna^zinho literario, surgiu 

a 26 de junho de 1849, em formato de 20 x 13, com quatro 
paginas de duas colunas estreitas. Sob o titulo yia-se pe-
quena vinheta, representada por um cesto de flores. Im-
pressao da tipografia do Diario de Pemambuco, situada na 
antiga rua das Cruzes, D. 3. Redagao atribuida ao academi-
co Joaquim Pires Machado Portela. 

Circulou semana'mente, inserindo contos, poesias, cha-
radas, pensamentos, enigmas e ligeiras transcrigoes. Tudo 
sem assinatura. Sua publicagao estendeu-se ate o n . ° 11, 
de 3 de setembro (1) (Bib. Nac. e Bib. Piib Est . ) (2) . 

O MACCABfiO — Folha de orientagao liberal, surgiu a 
4 de julho de 1849, em formato de 30 x 21, com quatro pagi
nas a duas colunas de composigao. Constava do Expedien
ts: "Publica-se as tergas e sextas-feiras, ou nos dias imedia-
tos quando aqueles forem dias santos de guarda, na Tipo
grafia Liberal de M. E. de Moura & Cia. (1 A), situada a rua 
do Range\ 1.° andar da casa n.° 77, onde se recebem as as-
sinaturas a 1$500 por trimestre, pagos ad'antados. Vende-se 
avulso por 80 reis, na praga da Boa Vista n.° 24 e no patio 
do Colegio, loja de livros n . ° 2". 

Numa segunda faixa do cabegalho, trazia a seguinte di-
visa, em latim e portugues: "Aceita de boa mente tudo o 

(*) Dos "Anals da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro — 1881/1882" consta 
haver sldo publlcado, em 1849, em Pemambuco, O Sulista, "perl6dlco politico e 
moral", Impresso na tipografia de M. F. de Faria e incluido no "Catdlogo da 
Exposlgao de Hist6rla do Brasil", de 1881. Entretanto, Alfredo de Carvalho nao 
conseguiu "ver este jornal, nem encontrar mals Informacoes a seu respelto". 
Nas mesmas condlgoes encontra-se o atual pesquisador. Nao o menclonou o Diario 
de Pemambuco nem qualquer outro jornal da 6poca. Em conclusao: nao existlu. 

(1) Alfredo de Carvalho registara a data do n . ° 9 como tendo sldo 6 de 
setembro, dando-o, al4m disso, como ultimo publlcado.. . 

(2) Na Biblioteca Nacional existem, d'O Brinco das Damas, os ns . 1 (faltan-
do as duas primeiras paginas), 3 e 9. Na Biblioteca Publica do Estado encontra-se, 
ilnlcamente, o n.o 10. As edlcoes, at6 o n . ° 11, eram anunciadas pelo Diario de 
pemambuco, nos "Avisos Dlversos". 

(1 A) A firma propriet^ria da tipografia estava asslm constltuida: Joaquim Elvl-
ro de Morals Carvalho, Antonio Anes JScome Pires Junior, Jos6 Antonio de Fi-
gueiredo e Manuel Ellas de Moura, os quals assinaram tgrmo de declaracao na 
C^mara Municipal do Recife. 
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que te suceder; e tern sofrimento na tua dor, e ao tempo da 
humilhagao tern pacienc a; porque no fogo se prova o ouro 
e a prata, e os homens que Deus quer receber na fornalha da 
humilhagao" (Eccles. Cap. 2.°, v. 4 .e 5 ) . 

Longo editorial de apresentagao abordou o tema geral 
— Liberdade, conc^amando os liberals pernambucanos a se 
unirem para debelar "a hidra do despotismo". Concluiu ex-
plicando a razao do titulo do jornal: quando Antiocho asso-
lava a Judeia, profanando o templo de Deus e condenando 
inocentes a morte assados em frigideiras, alem de praticar 
outras crue'dades, levantou-se um Maccabeo "para defen
der sua re'igiao, seu templo, seu povo". No momento em 
que novos Antiochos pisavam direitos e profanavam lares, 
"um novo Maccabeo se levanta entre nos para defender os 
nossos d reitos conculcados, a nossa patria ofendida, os nos-
sos pais e~filhos acorrentados, as nossas fazendas roubadas, 
as nossas esposas e filhos entregues ao abandon© e ao deses-
pero". 

Outro comentario focalizou a chegada do novo Presiden-
te da Provincia, Honorio Hermeto Carneiro Leao, desejando 
que fossem assegurados os direitos individuals, conspurca-
dos na gestao de Manuel Vieira Tosta. 

Fina'mente, dizia uma "Declaragao", assinada pe'os re-
datores Antonio Vicente do Nascimento Feltosa, Joaquim 
Elviro de Morals Carva^ho e Jose Antonio de Figueiredo: 
"Ontem a tarde, quando se estava acabando de imprimir a 
presente folha, o sr. dr . Chefe de Policia mandou prender 
o alemao Carlos Muhlert, que e o compositor pr ncipal, com 
o intuito de embargar a publicagao da mesma. Para 'ogo, os 
abaixo-assinados se dirigiram ao Exm° Presidente da Provin
cia e, representando-se a cerca de semelhante excesso, tive-
ram em resposta que S. Ex^ passava a dar as providencas 
necessarias para que fosse respeitada a liberdade de impren-
sa; liberdade tanto mais necessaria quanto se achavam pro-
ximas as eleigSes. Praza aos ceus que S. Ex* nao nos delxe 
sem esta garant ia" . 

Posto em liberdade o "encarregado de montar a t:po-
grafia e de dirigir materialmente os trabalhos da mesma", 
circulou O Maccabeo com um dia de atraso. Alias, consoan-
te o comentario intitulado "A histor a da imprensa", inserto 
no n.*' 2, a estreia houvera sido p'anejada para os liltimos 



308 LUIZ DO NASCIMENTO 

dias do governo Tosta, o que nao foi possivel levar a efeito 
dev'do a pressao policial. 

Tambem se publcou o seguinte, ja no fim da quarta 
pagina, sob o titulo "Anuncio": "As co'unas desta folha estao 
abertas as queixas contra as violencias praticadas nas admi-
nistragoes Pena e Tosta. Os queixosos, guardando em suas 
expressoes a devida decencia, pode-las-ao remeter, com os 
respectivos documentos, a esta tipograf^a". 

Em seu n . ° 4, o per-odico regozijou-se com o reapareci-
mento do Diarlo Novo, que sofrera o "mais odioso e barbaro 
despotismo". Ja antes, comegara a polemizar com o orgao 
conservador A Uniao, em meio a ataques as duas adminis-
tragoes preteritas. E continuou, semanas a fora, critican-
do o chefe de policia Jeronimo Figueira de Melo e vitupe-
rando o processo monstro contra os revolucionarios de no-
vembro de 1848. Fez a campanha praie ra das e^eigoes mar-
cadas para 5 de agosto; mas, c'nco dias antes, desaconse-
Ihava o exercicio do voto pelos liberals, em virtude da coa-
Qao ja esbogada pelas autorldades da policia. 

Nada obstante, O Maccabeo permanecia em atitude de 
discregao no tocante ao Presidente Hermeto. Na edigao de 
14 de agosto, iniciou longerrimo estudo sob o titulo: "Quais 
as causas da revolta de Pernambuco? Sao ^.ocais ou gerais? 
fi possive\ restituir a Provincia a um estado normal? Marcha 
que mais apta parece para a obtengao deste f.m". 

Ante as novas eleigoes de setembro, apos desabridos 
ataques aos "carrascos" Figueira de Melo e Nabuco de Arau-
jo Junior, um artigo do n.° 18 apelava para que os pernam-
bucanos os riscassem da lista de seus representantes a Ca-
mara federal. Outro alvo de ferrenhos ataques foi o Promo-
tor Francisco Xavier P a s Barreto, acusador dos rebeldes 
praie:ras, tambem candidato a deputagao. 

A partir do n .^ 26, O Maccabeo vo'tou-se contra a Praia 
Nova, constituida de elementos dissidentes do Parlido Li
beral, assim concluindo um artigo da edigao segu nte: "Todo 
brasi'eiro amigo de sua patria nao pode ver sem dor o ca-
minho tortuoso que as co^sas publicas vao seguindo entre 
nos. Reformas radica s sao necessarias; e o unico meio de 
salvar o pais do absmo em que o querem precipitar os ho-
mens da compressao, do despotismo, do regresso". 
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Saindo um pouco do ramerrao dos artigos politicos, as 
vezes atraves de transcr'goes coincidentes com o pensamen-
to da redagao, o jornal inic ou, no seu n . ° 30, de 12 de outu-
bro, a insercao do folhetim "As memorias de alem-tumulo", 
de Chateaubr 'and, ocupando rodapes de duas a tres paginas 
em cada edigao. 

As eleicoes de outubro, para o Senado, e a deportagao do 
revoluclonario anistiado Bernardo Jose da Camara muda-
ram a pos.cao discreta que O Maccabeo vinha mantendo em 
face da administragao provincial. "Temos tido garantias? 
— lia-se no n . ° 33 — tem-se respeitado a Constituigao? a 
lei tem tido execugao? tem sido respeitados os dire'tos de 
cada um? E, pelos fatos, somos forgados a dizer — Nao". No 
n° 36: " . . . p o r que razao S. Ex^ o sr. Presidente consente 
que, de maneira tao impolitica, se esteja perseguindo a im-
prensa liberal?" 

Mereceu criticas, por outro lado, a atitude de Hermeto 
Carneiro Leao relativamente ao recrutamento e aos insurre-
tos Pedro Ivo e Caitano Alves da Silva, ambos com a cabega 
a premio. 

Prosseguiu fazendo oposigao sistematica ao governo lo
cal; mas estava no fim a existencia do tao virulento quae 
bem redigido jo rna \ que so consegu'u atingir o n . ° 47, de 
11 de dezembro do mesmo ano, deixando por continuar o 
folhet'm de Chateaubriand (Bib. Pub . E s t . ) . 

O BEIJA-FLOR — Anunc'ou o Diario de Pemambuco, 
a 7 de julho de 1849, na segao "Avisos Diversos": "Com o 
titulo acima, sai hoje dos nossos prelos o p r imero niimero 
de um jornalzinho elaborado por Joao Ferreira Vilela, cujo 
jornal de ora em diante continuara a sair todos os sabados". 

Continuou a circular, realmente, mas em dias incertos, 
vendido o exemp'ar a 40 reis, e conclulu a prime-ra serie 
com o n . ° 8, a 20 de setembro. 

A segunda serie teve inicio a 6 de outubro, quando pas-
sou a dar oito paginas, a 120 reis o numero avulso, salien-
tando o amincio: "Recebem-se assinaturas a 1$200 por tri-
mestre em papel branco, e a 1$500 em papel de cor". O n . ° 
5 apresentou "o retrato do desembargador Nunes Machado, 
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em uma gravura e o comego de biografla desse pernam-
bucano". 

Parou com o n .^ 8, de 20 de dezembro do mesmo ano, 
sendo todas as edigoes anunciadas pelo Diario de Pemam-
buco. Nao existem comprovantes nas bibliotecas. 

A AGUIA CATHOLICA — Semanario exclusivamente 
religioso, surgiu no dia 4 de agosto de 1849, impresso na ofi-
cina grafica de M. Figueiroa de Far ia . Trazia sob o titulo 
a seguinte frase do Apocalipse: "Audiamus vocem Aquilae 
volantis per medium coeU", repetida em portugues. Prego 
do exemplar — 100 reis. 

Seu aoarecimento foi anunciado em edigoes sucessivas 
do Diario de Pemambuco, a partir de 28 de junho, atraves 
da nota a seguir: "Uma assoc'agao de literatos pretende pu-
bl-car um periodico sob o titulo de Aguia Catholica, por meio 
do qual se derrame pelo povo, tao carecedor de instrugao, 
tudo quanto diga respeito a santa e veneranda religiao de 
nossos pais, assim do dogma, como da moral evangelica, dis-
ciplina e rito da igreja, menos todavia a parte po'emica. 
Saira a luz todos os domingos, em formato grande, isto e, 
em uma folha ordinaria de papel. Subscreve-se na praga da 
Independencia, lojas ns . 6 e 8, a razao de 400 reis por mes . 
Excusado se faz o mostrar a grande utiUdade de um perio
dico desta natureza. A religiao e o primeiro e mais forte elg-
mento da sociedade; e o povo que for mais instruido na re
ligiao augusta de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais fiel for 
na pratica da moral evangeMca, esse sera o povo verdadei-
ramente livre, bem morgerado e feliz". 

Embora publicado na data certa, um "Aviso diverse", 
no Diario de 8 de agQsto, dizia nao ter sido possivel ainda 
fazer a distribuigao d'A Agu'a Catholica, devendo os assi-
nantes mandarem buscar o primeiro numero no ponto in-
dicado. 

O n.*' 2 foi anunciado pe^o Diario do dia 13; mas nao 
continuaram os an u n c o s . Segundo Alfredo de Carvalho 
(1), a publicagao estendeu-se ate o n .^ 11, de 13 de outubro. 

(1) Consta do reglsto dos "Anais" que exlstiam colegoes d'A Aguia Catho
lica na Blblioteca Piiblica do Estado e na do Gabinete Portugues de Leitura. Por 
Incrivel que parega, nao existem mais. . . 
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O VAPOR DA CALIFORNIA — Periodico do tipo joco-
-serio, surgiu no dia 30 de agosto de 1849, em formato de 
22 X 16, com quatro paginas de duas colunas. Redator — 
Jeronimo VTela de Castro Tavares, entao preso na Fortaleza 
do Brum. Confeccionado na Tipograf.a da Viiiva Roma & 
Filhos, o primeiro numero foi impresso por J. F. dos San
tos e OS seguintes por T. F. Ferrera. Sobre o titulo via-se 
pequeno cliche de um vapor de rodas deitando rolos de fu-
maga. 

Sob 0 cabega^ho, em toda a largura da pagina, vinha o 
Expediente: "O Vapor da California nao tern dia certo para 
saida; o Diario Novo e sempre quem o anunciara; recebe 
Correspondencias e artigos decentes, com a competente res-
ponsabilidade. Prego de cada numero — 40 reis". Mais 
abaixo, exibia-se a quadra seguinte, assinada por J. J. 
Inacio: 

"No vapor da California 
Pode seguir muita gente; 
Os camarotes sao bons, 
O vapor e de patente". 

No editorial de abertura explicava-se a razao do titulo. 
" . . . ha entre nos muita gente ambiciosa, e nao so ambicio-
sa de dinhe.ro, como de mando, de poder, de titulos, de hon-
ras, e tolo ha que, desconhecendo-se perfeitamente, ambi-
ciona ser deputado, senador, ministro e tudo quanto pode 
aspirar um homem inteligente e de letras, um homem de 
prestigio e saber. O Vapor da California, construido para o 
serviQo do pais, encarrega-se de levar para aquele lugar 
toda essa gente, onde pode ser muito litil e satisfazer todas 
as ambigoes". 

"Um chefe de poUcia venal e corrompido, que solta 
presos por dinheiro, que trafica com os creditos do pais" . . . 
"Um juiz de direito que, sem consciencia de sua missao, 
atropela os direitos da parte, zomba das leis, escarnece da 
justiga publica"... "O miLtar que, a troco de um galao, 
sacrifica a honra e o brio nacional; o frade ingrato", etc., 
"todos devem ir para a California; nao e porque a Califor
nia seja um lugar de degredo, mas e porque indo eles para 
ali, segue-se uma de duas: ou emendam a vida, mudando de 
terra e de genero de trabalho, visto que por la vac cavar 
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ouro, ou o Diabo os carrega; e, em ambos os casos, a socie-
dade lucra muito com is to". 

Um segundo artigo, mais formal, assim concluiu: "O 
Vapor da California e das ideias do progresso, e tambem re-
formista, constituinte, e e por entender que so a Consti-
tuinte nos salvara, que esta resoivido a levar para a Cali
fornia esses monstros que hoje dirigem os destinos do pais 
e com cuja presenga no Brasil muito teria a perder a clvi-
lizagao, a liberdade e a re^igiao. Essa gente deve ser expeli-
da de nosso seio, uma vez que nossa moralidade nos nao 
permite enforca-los sem forma de processo". 

As edigoes seguintes apresentavam, como materia prin
cipal, longas "entrevistas" com os guabirus que se "candi-
d a t a v a m " ' a viajar para a California. Dec^aravam eles suas 
"qualidades", seus "feitos", ora como perseguidores, ora 
como "ladroes" e "pecu^atarios", ora como depravados, imo-
rais, infames, venais, prevaricadores, etc . Assim e que foram 
"tomando passagem": o chefe de pollcia Figueira de Melo, 
o promoter Francisco Xavier Pais Barreto, o juiz Nabuco de 
Araujo, responsaveis pela prisao, acusagao e pronuncia dos 
proceres da Revolugao Praieira; os padres Pinto de Campos, 
Muniz Tavares e Venancio Henr 'que de Rezende; o poeta 
Mac^el Monteiro, "tao belo, tao amavel, tao simpatico, tao 
cheiroso. . ."; o sociaUsta Antonio Pedro de Figueiredo 
(". . .nao me valeu o Cousin. . .") e muitos outros elementos 
de proa do situacionismo ou transfugas do partido praielro. 

Forte na satira, no remoque e no ridicu^o, tanto em 
prosa quanto em verso, nao fez outra coisa o terrivel perio-
dico senao atacar, sem limitagao de adjetivos pejoratlvos. 
Ilustrou o editorial do n . ' ' 6, de 19 de setembro, a quadra a 
seguir: 

"Quern viver em Pernambuco 
Deve estar desenganado. 
Que ou ha de ser Cavalcanti 
Ou h a de ser cavalgado. 

Extinguiu-se O Vapor da California com o n . ° 13, de 16 
de outubro, porque, dias antes, o redator e, conjuntamente, 
OS demais cabegas da Revolugao Praieira t inham sido em-
barcados, na corveta "Euterpe", para o degredo de Fernan
do de Noronha (Bib. Pub. E s t . ) . 
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O RECREIO DAS BELLAS — Periodico Literario — 
Impresso na Tipografia Imparcial, tendo como redator Fi-
lipe Neri Co^aco, circularam 23 numeros, entre 8 de setem
bro de 1849 e Is de fevereiro de 1850. Era publicado aos sa-
bados. Formato in-4.° ("Anais", de A. de Carvalho). 

Meses apos, segundo o Diario de Pernambuco de 10 de 
junho de 1850, os ns . 1, 2 e 3 do pequeno orgao foram reim-
pressos e postos a venda. 

O FISCAL — Periodico Politico e Noticioso — Saiu a 
campo no dia 17 de setembro de 1849, em formato de 31 X 
20, com quatro paginas a duas boas colunas de composigao. 
Trabalho material da tipografia de Inacio Bento de Loiola, 
situada a rua da Praia n . ° 45. B ssemanario, assinava-se 
a 2$000 por trimestre, custando 80 reis o niimero avulso. 

Destinava-se, conforme o "Prospecto" de apresentagao, 
a "defender a santa causa da liberdade, multando no grau 
maximo a todos os infratores das .̂eis divinas e humanas" . 
Da "correigao" a que se votava O Fiscal nao escapar'am 
"ladroes, assassinos, prevar'cadores, contrabandistas, mono-
polistas", nem "os nroprios estrangeiros" que abusassem da 
hospitalidade do pals. 

O segundo editorial atacava os "tigres sequiosos de san-
gue, OS execrandos Manuel Vieira Tosta e Jeronimo Marti-
niano Figueira de Melo", seguindo-se quase duas paginas de 
versos em memoria de Nunes Machado; uma segao de "Por-
tar ias" satir cas, assinadas pe^o Ajudante de Ordens, e, por 
fim, ligeiro comentario a cerca da anistia concedida ao jor-
nalista Inac'o Bento de Loiola, "que se achava preso desde 3 
de Janeiro do corrente ano e u^timamente pronunciado pelo 
sr . chefe de polic'a, como cabe§a do crime de rebeliao" (1) . 

Uma "Advertencia", no n.° 2, dizia: "O sr. Jose Joa-
quim da Silva Samico e a unica pessoa competente para re-
ceber a subscrigao d'O Fiscal, apresentando o recibo rubri-
cado pelo proprietario desta tipografia". 

(1) Assim concluiu o comentario: "Com a soltura do nosso amigo cessaram, 
em grande parte, os padecimentos de sua cara esposa e oito meninos pupilos, 
que de continuo viviam na prisao da fortaleza do Brum, encerrados em um peque
no quarto, compartilhando os tormentos da vitima imolada ao furor do monstro 
mais horrendo dos nossos dias!!! — Os RR". 
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No n.o 3, o "Anuncio" a seguir fechava a quar ta pagi
nal "O Fiscal publ^ca qua^quer Comunicado ou Correspon-
dencia que estejam em regra e respeitem a moral e os bons 
costumes, mas nao sendo os responsaveis galegos, corcimdas 
ou fidalgos, porque com esses monstros O Fiscal nao pactua, 
vao escrever na California uns e outros em Mossamedes". 

Numa definigao de principios, comegou o edi toral do 
n . ° 4: "Que O Fiscal e da grei liberal, sabe-o todo mundo; 
mas como a^guem possa haver que tenha como coisas dis-
t intas as duas ide as — Liberal, Constituinte — declara O 
(Fiscal que ele e uma e outra coisa, isto e, LiberaVConsti-
tu in te" . 

Apos uma serie de consideragoes, adiantou: " . . . se qui-
serem saber mais, convoque quern direiio tiver a Consti
tuinte, e quem puder faga deputado ao redator d'O Fiscal, e 
entao ele, segundo suas forgas, dira o seu pensamento todo 
inteiro, sem coagao e nem medo. E basta por agora. Roga-
mos, entretanto, ao celeberrimo chefe de policia de 1848 e 
1849, o desembargador avulso e graduado Figueira de Melo, 
nao instaure nova devassa para processar-nos como cabega 
de rebeliao". 

O objetivo primordial do periodico era o repiidio k in-
fluencia 'usitana, escrevendo, a proposito (ainda n.*^ 4) : 
" . . .OS brasileiros nao podem ser felizes enquanto os Portu
gueses dominarem o Brasil". Entretanto, havia "bons Por
tugueses" e, para distingui-los dos maus (n .° 6), passaria 
a chamar a estes ultimos de "galegos, sapos-cururus, tim-
bus, bacorotes, mamelucos, marotos, pes de chiunbo, pes de 
pato, e t c . " 

Noticiou, depois, que, entre os dias 11 e 13 de outubro, 
OS acusados cabegas da Revo'ugao Praieira, General Abreu 
e Lima, Filipe Lopes Neto, Jeron mo Vi'ela e outros, que se 
achavam presos na Fortaleza do Brum, foram recambiados 
para a corveta "Euterpe", assim como Antonio Borges da 
Fonseca, que estava trancado em cadeia comum, e Bernar
do Jose da Camara, acusado como cumplice de guerrilhas de 
Pedro Ivo, tendo o barco levantado ferros, no dia 15, em 
demanda da ilha-prisao de Fernando de Noronha. Divul-
igou, enquanto isso, o poema "A partida dos liberals depor-
tados", sem assinatura. 
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Uma vez que nao tinham tregua as perseguigoes a im-
prensa, o n . ° 19, de 20 de novembro, advertiu que O FiscaJ 
publicaria "os aniincios dos demais periodicos" que houves-
sem de sair pela sua tipografia, "visto ter acabado o Diario 
Novo". 

Cumprindo o seu programa de defesa da Constituinte, 
o jornal atacava sempre os Portugueses, a politica conserva-
dora e sens dirigentes, focalizando as eleigoes senatoriais e 
a "maquina infernal" da admlnistragao provincial, exerci-
da por Honorio Hermeto Carneiro Leao; criticando a justi-
qa que condenou os cabegas da revolugao e, vez por outra, 
variando a materia com poesias civ cas ou satiricas, nao sem 
lembrar, no prime.'ro caso, a memoria de Nunes Machado." 

Nada obstante a insergao das cartas que escrevia "aos 
srs. redatores", e da questao, que fazia, de so aparecer como 
proprietario da tipografia, Inacio Bento de Loiola foi o re-
dator principal d'O Fiscal, cujo derradeiro numero dado a 
publicidade foi o 25.°, de 11 de dezembro (2) (Bib. Pub. 
Est . ) . 

O ESFORgO — Periodic© Politico — Iniciou sua pubU-
cagao a 29 de setembro de 1849, em formato de 31 x 20, 
com quatro paginas de duas boas colunas. Impresso na Tip. 
da Viiiva Roma & Filhos (1), a rua da Praia n.^ 55, utili-
zando papel verde, trazia sob o titulo o slogan "Progresso e 
Ordem". 

Constava do artigo "Introdugao", de quase tres pagi
nas, em tipo miudo: "Cumprimos um dever criando a pre-
sente gazeta, que nada e senao um Esfor^o para que o go-
•verno do Brasil preencha o fim legitimo da sua instituigao, 
que e a defesa dos direitos socials dos membros da comu-
(nhao brasi^era". Mais adiante, advertiu: "Cumpre, em 
isuma, que o Brasil nao de mais um passo sem que haja uma 

(2) Por compreenslvel colncidSncia, o ultimo niimero d'O Fiscal salu no mes-
mo dia do ultimo d'O Maccabeo, encontrando-se em ambos acerba crltica ao go-
verno de Hermeto Carneiro Leao, que se tornara algoz da imprensa liberal. 

(1) Antiga Tipografia Imparcial, pertencla a Lulz Indclo Rlbelro Roma. Fa-
lecendo este a 20 de dezembro de 1848, vitima da Rebellao Pralelra, sua vliiva, 
a sra. Umbelina Coelho da Silva, assumiu a diregao do estabeleclmento, constl-
tuindo nova flrma. 
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Assemb'§ia Const:tuinte e se realizem, na organ'zagao do 
seu governo, certas reformas que sao mdispensaveis para o 
bem politico dos bras'leiros". 

Constituiu-se O Esforgo, cuja c'rculagao se fazia em 
datas nao determinadas, um acervo de extensos editorials 
em torno 4 a politica brasileira e, part 'cularmente, pernam-
bucana, vituperando a atuagao do Presidente da Provinc'a, 
Honorio Hermeto Carneiro Leao, que determinara a depor-
tagao, para a ilha de Fernando de Noronha, de Bernardo 
Jose da Camara, como cumpMce da revolta de Pedro Ivo, e a 
transferencia, para o mesmo degredo, de varos proceres da 
Revolucao Praieira. O n . ° 3 divulgou, a proposito, um poe-
ma civico de A. Marques Rodrigues. 

Nao foi a'em do n.° 4, datado de 10 de novembro, quan-
do incluira, como impressor, o nome de J . F . de Sousa. 
Era red'g'do por Estevao de Albuquerque Melo Montenegro, 
que depois passar'a a assinar-se Estevao Benedito de Fran
ca (Bib. Piib. E s t . ) . 

A TROMBETA — Impresso na tipografia de I . B . de 
Loiola, a rua da Praia n . ° 45, circulou o pr imero niimero 
no dia 3 de outubro de 1849, em formato de 22 x 16, com 
qua+ro paginas. Prego do exemplar — 40 reis. Como divisa, 
apresentou, sob o titulo, a seguinte quadra: 

"Povo, acordai 
De tanto dormir. 
Hoje a liberdade 
Deve ressurgir". 

Nao tendo "dia certo para saida", esta seria anunciada 
pelo D'ario Novo. Receberia "Correspondencias e artigos 
decentes, com a competente responsabilidade". 

Consoante o editor'al de abertura, A Trombeta, "sensi-
ve^ aos males de sua patria", vinha "fazer ecoar suas vozes 
em defesa da Liberdade de seus filhos". 

" . . . i n d a que debil, sera expressiva e liberal. Mater!as 
graves tem ela a encarar; continuos tropegos tern que en-
contrar; com toda laia de gente tem que disputar". . . Trans-
m'tiria, por fim, a todo o povo o que houvesse "de bom, de 
belo e de gostoso". 
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Completaram a edigao o comentario "O estado misero 
e degradante do pobre povo bras.leiro", notas e versos li-
geiros. 

Seguindo a mesma orientagao dos jornais praieiros, A 
Trombeta teve, como era de praxe, cur ta exis tenca , conde-
nando, no seu decorrer, pr ncipalmente, a deportagao dos 
"i^ustres mart i res da Pa t r a" (Borges da Fonseca, Jeroni-
mo Vilela e outros) para Fernando de Noronha, e a "corja 
nojenta de guabirus", "injurias da Pat r ia que os viu 
nascer" . 

No ultimo numero, que foi o quarto, de 14 de novembro, 
figurou como impresscr M. C. da S i v a (Bib. Piib E s t . ) . 

A TENTATIVA FELIZ — S e m a n a r o nativ 's ta , estreou 
sua pub'icagao a 6 de outubro de 1849, sendo impresso na 
oficina grafica de I . B . de Loio'a, com quairo paginas, no 
forma'o de 22 x 16. Sobre o titu^o via-se pequena x'logra-
vura, figurando fardos e b a r r s n u m a praia e, ao fundo, um 
nav'o de velas enfunadas. Abaixo, com a assinatura J . J . 
Monteiro, a quadra: 

"Nova gente, nova terra 
Vamos, lusos, procurar; 
Na famosa Africa temos 
Outro ceu, outro passar" . 

Declarando-se, car ica tura 'mente , orgao dos Portugue
ses, visava a promover o embarque deles no barco cujo nome 
servia de titulo ao jornal, para Mossamedes, na Africa, cons-
t i tuindo uma rep ica a O Vapor da California, que so condu-
2ia guab ' rus bras i le i ros . . . 

Afora o editorial, compunha-se a mater ia de "Notas 
oficiais", d'vid das em Portarias, Avisos, Requer 'mentos, 
Editais e "Ao PubHco", assinadas por J . J . Monteiro, sim-
plesmente Monteiro, ou a nda, Conde de Tomar, nelas in-
dicando-se os "ga 'egos" que deviam embarcar, deixando o 
Brasil para os brasileiros. 

No artigo de aber tura do n . ° 3, falava mais claro o re-
dator: "Portugueses: a um povo se nao embaraca na car-
reira da c.vilizagao e liberdade; e os brasileiros ja sao um 
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povo; e tempo de se constituirem, o ceu o quer, e no poder 
do homem nao esta mais deixar de convocar-se a Assem-
b l ea Constituinte. Demos, pois, por gosto, aos brasileiros o 
que e deles, antes que eles o tomem a forga". 

Foi outro pequeno e bravo jorna^ de curta vida, pois 
circulou, apenas, at§ o n . ° 5, datado de 7 de novembro 
(Bib Pub. Es t . ) . 

A GAZETA DO POVO — Saiu a lume no dia 8 de ou
tubro de 1849. Impresso por T. F . Pereira, na Tip. da 
Viuva Roma & Filhos, a rua da Praia n . ° 55, formato de 
22 X 16, com quatro paginas, vendia-se o exemplar a 40 
reis. Redagao atribuida a Afonso de Albuquerque Melo. 
Abaixo do titulo, a seguinte quadra, servindo de divisa: 

"A nossa voz, levantai-vos, 
Deixai o sono prof undo: 
Recordai vossos direitos, 
O sol luz pra todo mundo". 

Apos definir o que e o povo, em Lgeiro editoria\ decla-
rou ocupar-se de tudo, em suas colunas, que a ele respeitas-
se, acentuando: "Cumpre saber que este jornal nao e litera-
rio, nem cientifico, nem politico, mas s'mplesmente notc ia-
dor do que for ocorrendo em mal do povo. Seus redatores 
sac todos OS homens que, vivendo do seu tarbalho, o veem 
hoje entorpecido pela concorrenc a do estrangeiro e cobar-
dia de uns poucos de girigotes, arvorados em senhores ricos 
e fidalgos e, uUimamente, em dominadores. Assim, aqui nao 
se pode achar estilo ou luxo de digao; cada coisa v^ra a lume 
com o nome conhecido que Deus Ihe deu; porque a verdade 
primeiro que tudo". 

Nao obstante a declaragao de nao ser orgao poHtico, a 
Gazeta do Povo, em sua curta existencia, nao tratou de as-
sunto diferente, defendendo a formagao de uma Assembleia 
Constituinte e atacando os guab rus (que ocupavam o po
der), OS ga^egos (Portugueses) e o orgao conservador A 
Un-ao, em linguagem, inclusive, satirica e de ridicule, nao 
faltando versos chistosos e achincalhantes. 

Circularam, apenas, quatro niimeros, o ultimo dos 
quais datado de 25 do mesmo mes de outubro. Fol quando 
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exib:u, acima do titulo, artistica vinheta representando um 
anjo a tocar t rombeta (Bib. Pub. E s t . ) . 

A VIOLETA — Periodico Literario — Apareceu, confor-
me OS "Avisos Diversos" do Diario de Pernambuco, no dia 28 
de outubro de 1849, para circular "todos os domingos quan-
do algum inconveniente nao embargar a sua publicagao". 
Custo do exemplar — 40 reis. 

Editou-se, nao muito regu 'armente, ate o n . ° 10, de 29 
de dezembro. Ao iniciar a segunda se re , datado de 19 de 
Janeiro de 1850, apresentou-se em melhores condigoes, as-
sim anunciado nos constantes "Avisos Diversos": "Continua 
a sair este periodico, em formato de 8 pag nas; subscreve-se 
em diversos pontos, a 640 reis por 10 numeros e 100 reis o 
exemplar". 

Ficou, por6m, no n . ° 6, de 16 de margo. 

O ROLHA (1) — Numero unico, c'rculou a 10 de novem-
bro de 1849, em formato de 22 x 16, com quatro pag 'nas de 
' iuas colunas. Impressao a cargo de J . F . Sousa, na Tip . 
Zmparcial, da Viuva Roma & F J h o s . Sobre o cabegalho, 
Dcupando quase meia pagina, com os lados em branco, 
via-se uma xilogr^vura de exotico e acachapado individuo. 
Aba'xo, a direita, a quadra: 

"Cheguem, gentes! venham ver 
Coisa nova, rarldade! 
Da na tu ra o parto informe, 
O Rolha monstr 'osidade!" 

O editorial fez a apresentagao do "esquisito produto" 
de museu, "o imenso, impagavel e nunca assas analisado 
Srito Rolha, 

Da natureza 
Mono biforme; 
Na esperteza 
Rato enorme". 

(1) A turma da Praia chamava O Rolha ao jomallsta e lider politico conser-
vador Florlano Correla de Brlto, redator do Diario de Pernambuco. 
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Ocupou-se o desabusado jornal em criticar a acao das 
forgas do governo em luta com os rebeldes de Pedro Ivo, 
assim como o exercicio da chefia de policia por Figueira de 
Melo e o ato do Presidente Honorio Hermeto Carneiro Leao, 
que deportou, para Fernando de Noronha, um grupo de 
praieros revoltosos. A quarta pagina constou de "Var.eda-
des", em prosa e verso (Bib. Piib Est . ) -

O GALLEGO — Jorna'eco de combate a politica liberal, 
surgiu a 24 de novembro de 1849, em formato de 21 x 15, 
com quatro paginas de pape^ de cor e uma so coluna de com-
posigao. Impressao a cargo de A. P . R. , na tipografia de 
Inacio B . de Loiola. Sobre o titulo, tomando m a s de uma 
pagina, v'a-se o cliche, em madeira, de um "galego" esba-
forido, a lingua de fora, curvado ao peso de volumosa ma''a 
as costas, tendo a sua frente a figura da Morte a ameaga-lo 
e duas figurinhas de "a 'mas do purgatorio", com asas, a 
atormentarem-no. Abaixo, a quadra: 

"Eu sou o galego 
La da botxa; 
Sou muito amante 
De quern m'enrica". 

Segu'ndo-se a pubMcagao, em datas indeterminadas, 
usava linguagem contundente, achincalhante, em notas li-
geiras, de mau esti^o. Defendeu os "guabirus novos" (o go
verno provinc al) contra os "guabirus ve^hos"; aplaudiu a 
condenagao dos lideres da Revolugao Praie'ra e chamava 
"a'farrabios imundos" aos periodicos liberals. Dizia-se, iro-
nicamente, no n . ° 4, "orgao do part do portugues", e'ogian-
do o lusitano que abjurava a sua cidadania para dedicar-se 
de todo ao Brasil. 

Circu'aram cinco edigoes, a ultima das quais datada de 
15 de dezembro. 

"Depois de dez meses de interrupgao", reapareceu O 
Gallego (n.o 6) a 12 de margo de 1850, " m a s desempenado 
e com o mesmo cofre, posto que vasio, porem desassombra-
do das a'mas do outro mundo". Fora substituido o cliche do 
cabegalho por outro, reduzido ao "galego" de mala as costas. 
Sob o titulo, a mofina: 
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"Portugal, patria minha, infame e vil, 
Refugio das nagoes, nagao de m . . . ! " 

Nao tinha "dia certo para sair" e vendia-se o exemplar 
a 40 reis. Divulgou materia identica a da fase anterior, nela 
predominando a satira e o chiste mal alinhavados. 

Publicaram-se mais dois niimeros, sendo o 8.° datado 
dos referidos mes e ano (Bib. Pub. Est. e Arq. de Fern. 
Pio) (1). 

A GRINALDA — Periodico Dedicado as Damas — Di
vulgou o Diario de Pernambuco, de 29 de dezembro de 1849, 
nos "Avisos Diversos": "Publicou-se o primeiro niimero des-
te interessante jornal, contendo: "Introdugao"; o comego de 
um romance, "A Freira"; "Revista do Recife" e poesias. Es-
pera-se a coadjuvagao do sexo amavel para esta publicagao, 
em que as suas virtudes e belas qualidades sao o principal 
objetivo. Acha-se a venda na livraria do Colegio, n . ° 9". 

Impresso na oficina grafica de M. F . de Faria, custava 
$050 o exemplar, tendo circulado, segundo os "Anais", de 
Alfredo de Carvalho, ate o n.** 5, de 7 de fevereiro de 1850. 

1850 

A MARMOTA PERNAMBUCANA — Publicou-se, pela 
primeira vez, a 21 de margo de 1850, em formato de 20 x 21, 
com quatro paginas a duas colunas de 14 ciceros. Trabalho 
material da Tipografia Imparcial, da Viuva Roma & Filhos. 
O Expediente, sob o titulo, era redigido em versos: 

"Nao se quer assinaturas 
Para nao fazer torturas; 
Se vende dinheiro a vista 
A quem tem cobre na crista. 

fi para todos 
Imparcial; 
Ama a virtude, 
Detesta o vicio". 

(1) Colegoes Incompletas. 
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No segundo numero, acrescentou: 

"Sai tergas e sextas-feiras 
Com bons artigos e brincadeiras". 

fistes dois versos foram substituidos, no n . ' ' 14, pela 
quadra seguinte, que permaneceu, entre as duas outras, ate 
o fim: 

"Sai duas vezes por semana 
Esta folhinha pernambucana, 
Em belos tipos e bons papeis, 
Custando, apenas, 80 r6is". 

Abriu o texto da edigao de estreia, em seis linhas de 
tipo corpo 8, sem titulo, esta simples notinha: "Eis-aqui A 
Marmota, folha do povo brasileiro, a cartilha dos rapazes 
do tom e a querida das mogas de bom gosto; o seu fim e 
dizer a verdade a todos, observar a lei, respeitar o governo 
estabelecido, promover a uniao e concordia, criticar os abu-
sos e sustentar a nossa linica e verdadeira religiao de Jesus 
Cristo. Amem". 

Seguiram-se dois longos artigos, intitulados "Vista seria" 
e "Vista agradavel", dedicados, o primeiro, "a todos os se-
nhores pernambucanos" e o segundo "as mogas e tambem 
as velhas folgazonas". Neles, o redator, que se chamava 
Prospero Diniz, fez uma digressao a respeito de suas ativi-
dades jornalisticas. Fundara A Marmota na Bahia; levou-a, 
depois, para a Corte (1), de onde demandou a Pernambuco, 
trazendo conselhos de "bom-viver" de S.M.I , para os habi-
tantes da provincia. Narrou sua viagem do Rio de Janeiro 
ao Recife, focalizando aspectos para os quais logo chamou a 
atengao do Presidente da Provincia. 

Depois, o Expediente: "A Marmota Pernambucana saira 
todas as tergas e sextas-feiras, com variedade e novos escri-
tos; por causa das baratas, os numeros avulsos se vendem a 
80 reis, cada um, na loja da Viuva Roma & Filhos e na tipo-
grafia da rua da Praia, e sendo em duzia da-se por tres 
patacas". 

(1) Na verdade, o Uvro "Biografla do JornaHsmo Carioca", de Gondln da 
Fonseca, regista o aparecimento, a 7 de setembro de 1849, d'A Marmota na Cdrte, 
pertencente a Prospero Ribeiro Diniz e Francisco de Paula Brito. 
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Periodico sobretudo humoristico, seus editorials, sem-
pre extensos, cogitavam de temas os mals diversos, a desta-
car: "O mundo", "A cama" ("nenhum escritor fizera ainda 
o elogio da cama"), "As gazetas" (2), "Os cabelos", "Os 
caixeiros de venda", "A gordura" ("da-me gordura que eu 
te darei formosura"), "O relogio", "As qualidades do amor", 
"Os beijos", "Qual sera a razao por que as mulheres nao 
tern barba?", "O tabaco", "O verdadeiro amante", "O 
desengano", etc. Era patente a pretensao do redator, de 
imitar o estilo chocarreiro das cronicas do padre Lopes 
Gama. 

Quase sempre, abria o texto uma "Parte Oficlal", data-
da do Palacio da Marmota Pernambucana e assinada: O dr. 
Prospero Diniz. Constava de reclamagoes, a respeito de fa-
Ihas na admlnlstragao piiblica. Grande espago — as vezes 
mals de duas paglnas — era dedicado a poesla (3), roman-
tica ou humoristica, de autoria do redator, do Dr. Carapu§a 
ou de Manuel Rodrigues do Passo, Joao de Barros Falcao de 
Albuquerque Maranhao, Joao Pedro da Cunha Vasconcelos, 
Manuel Feliciano Ribeiro Diniz, Fernando Trigo de Loureiro, 
Jose Antonio da Cunha, Rego Rangel e outros. 

A partir do n . ° 14, A Marmota imprimiu-se na Tipo-
grafia Uniao, a rua da Uniao n.*' 9, tendo deixado a ante
rior porque a proprietaria, sr^ Umbelina Roma, so Ihe dava 
"a letra mals velha e estragada que havia na casa", tornan-
do o periodico "o sobejo das impressoes". 

Em defesa da influencia portuguesa no Brasil, o reda
tor, a comegar de junho, em edlgoes esparsas, entrou a cri-
ticar O Conciliador, que atacava os "galegos" e "marinhei-
ros", assim como O Patulea. 

(2) Ap6s descrever como eram feltos os jornals , como eles vivlam e para 
que serviam, concluiu o edltoriallsta: "Em suma, falando-se com verdadelra 
justiga e Imparclalidade, pode-se dizer que as gazetas Importantes e dlgnas de 
serem compradas, nesta t e r ra , sao duas, a saber: A Marmota, porque sempre 
traz algum escrlto agrad^vel, e o Diario de Pernambuco, porque 6 num papel 
g rande , que serve bem para embrulhar duas ou t res libras de b o l a c h a . . . " 

(3) Asslnado por A Palmatdria Pernambucana, publicou o Diario de Pernam
buco, a 23 de abrll de 1850, nos "Avisos Diversos": "Roga-se ao governo d'A Mar
mota que nao mals nos de tanta ma?ada de versinhos em sua folha; pois, se con-
tlnuar, t e r i ela o mesmo flm daquelas que vao para embrulhos de venda sem 
ser Udas". 
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"A febre gazeteira" serviu de tema ao editorial do n . ° 
46 (4), nele focalizados os pequenos jornais do Recife, que 
nasciam e logo morriam, uns "ate do mal de sete dias, como 
foi o tal Tanjasno e, alem deste, O Academico, A Violeta, O 
Jasmim e outros que, infelizmente, ja estao enterrados para 
embrulharem cuminho e cafe moido". Aludiu ao apareci-
mento d'O Telegrapho, como imitador d'A Marmota, frisan-
do: "Nao traz nada de instrutivo, quer se fazer joco-serio a 
forga". Referiu-se, finalmente, a O Zoilo, O Conciliador, O 
Patulea e O Constituinte. 

Mantendo o programa que se tragara, de orgao essen-
cialmente literario e humoristico, A Marmota Pernambuca-
n a prosseguiu — nao sem deixar de rebater mais um vio-
lento ataque d'O Conciliador (5) — ate o n . ° 54, de 2 de 
novembro de 1850, que foi o ultimo, embora devesse conti-
nua r na edigao seguinte o editorial "A lingua portuguesa", 
de tao longo que era (6) (Bib. Pub E s t . ) . 

' O ACADEMICO — Periodico Cientifico e Literario — 
f'Saiu a luz o primeiro niimero deste periodico (noticia do 
Diario de Pernambuco de 9 de maio de 1850), contendo: In-
trodugao; biografia do capitao de mar e guerra Joaquim 
Marques Lisboa; fases da vida humana ; a humanidade; o 
ministro ingles e a Europa; Kossuth; poesias e um judicio-
so pensamento. Assina-se a 500 reis mensais, na livraria da 
rua do Colegio n.° 9, onde se vende avulso a 160 reis o 
exemplar". Foi impresso na tipografia de Manuel Figueiroa 
de Far ia . 

Sem outras noticias da continuagao, encontram-se re-
ferencias ao n .^ 5 d'O Academico no periodico O Telegrapho, 
de 12 de setembro do mesmo ano. 

(4) Cada edicao do curloso jornal era anunclada nos "Avisos Dlversos" do 
Piario de Pernambuco, com a Indicagao dos artigos nela contidos. Ao anunclo 
do n.o 46, de 16 de setembro de 1850, acrescentou-se o seguinte esclarecimento: 
"Acha-se encarregado da Marmota, por ser o proprietdrlo dela, o sr. Felix 
iCiprlano da Silva Telxeira, que nao 6 portugues". 
I (5) O Conciliador (edigao de 30 de outubro de 1850) qualificara Pr6spero 
Diniz como "ratao nojento, tao nojento no fisico como no moral e como nas 
agoes" e "Indivlduo de balxos costumes". 
, (6) Regressando k Bahla, Pr6spero divulgou, na segao "A pedido", do Diario 
de Pernambuco, de 25 de novembro do referido ano, longo artigo de "despedida 
ao povo pernambucano", em derramada linguagem de gratidao e lisonja, seguido 
de tamb6m extensa versalhada, sob o titulo: "Sentimentos da minha alma na 
hora da despedida". 
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A SAUDADE — Periodico de Instru§ao e Recreio — Pu-
blicou-se o primeiro numero a 21 de maio de 1850, em peque-
no formato, impresso na oficina grafica de M. Figueiroa de 
Faria. Assinatura trimestral — 1$000; numero avulso — 
40 reis, distribuindo-se em diversos pontos da cidade. 

Anunciado nos "Avisos Diversos" do Diario de Pernam-
buco, atingiu o n . ° 5, datado de 12 de junho. 

ALVA — Tendo comecado a publicar-se na Paraiba (1). 
passou a ser impresso no Recife, do n.** 6, de junho, ao n.** 
10, de outubro de 1850, comp^etando o total de 152 paginas. 
Sob o titulo trazia a epigrafe: "A literatura e a expressao 
da Sociedade" (Bonald)) . "Humilde ensaio", era redigido 
•'pelos academicos Joao da Costa Ribeiro, Jose Carlos da 
Costa Ribeiro, Olinto Jose Meira, Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque, Adelino Antonio de Luna Freire e Salvador 
Henrique de Albuquerque, os dois ultimos dos quais muito 
contribuiram, com os seus escritos historicos, para dar-lhe 
um carater especial" ("Anais", de A. de Carvalho). 

O CONCILIADOR — Periodico Nacional, Politico e No-
ticioso — Entrou em circulagao a 12 de junho de 1850, no 
formato de 30 x 20, com quatro paginas a duas colunas de 
14 ciceros. Redator-proprietario — Inacio Bento de Loio^a. 
Lia-se no Expediente, em coluna dupla, abaixo do titulo: 

"Aparecera nas tergas e sextas de cada semana, ou nos 
dias imediatos quando estes forem dias-santos de guarda, na 
tipografia d'A Voz do Brasil, rua da Praia n.° 45, onde se 
recebem anuncios e correspondencias que nao contiverem 
ofensas a moral publica e vida privada, sendo tudo legali-
zado, quando esta circunstancia se fizer necessaria. O prego 
da assinatura e de dois mil reis por trimestre, pagos adianta-
dos. O escritorio do periodico e na mesma tipografia". De-
pois, adotou o prego de 80 reis para o numero avulso. 

(1) Em comentSrlo sob o titulo "Publicacao Literaria", no Diario de Pernam-
puco de 1 de fevereiro de 1850, M. acusou o receblmento do primeiro numero 
do Alva, "Jornal literario publlcado na Paraiba", correspondente ao mes de Ja
neiro. 

Escapou ao registo de Jos6 Leal, no livro "A Imprensa na Paraiba", edlgao 
de 1962. 
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Segundo o "Prospecto" de apresentagao, t inha como 
objetivo — depois de t an ta luta fratricida, de " t an ta s priva-
goes e vexames" e, uma vez "reaparecido o imperio da lei, 
a paz e a tranquilidade piiblica" — prestar seu contingen-
te para consolida-la e "procurar acalmar os animos dos per-
nambucanos que ainda se acharem exacerbados pelo calor 
da lu t a" . Dai, o titulo que escolhera. 

Em meio a algumas consideragoes em torno da politica 
nac iona \ frisou: "Sim, o povo brasileiro nao vive, vegeta; o 
estrangeiro apoderou-se de todos os seus recursos, do co-
mercio, da industria e das artes, e faz com que ele, em vez 
de constituir-se uma nagao rica e poderosa, pelos recursos 
que oferece este pais, viva na miseria e ignominia, ludibria-
do e escarnecido por esse mesmo estrangeiro que acolheu 
em seu seio". 

Num segundo artigo, O Redator (assim assinado) es-
clareceu sua posigao, dizendo nao ser sectario "de part ido 
algum"; so tomaria partido quando fosse t i rada do Brasil 
a "maldita influencia" dos "pes redondos". 

Comentou, no terceiro, a situagao dos presos de Fernan
do de Noronha: viviam bem tratados, a vontade, os Portu
gueses para la enviados por crimes comuns, inclusive falsi-
ficadores de moeda, ao passo que os brasileiros, acusados de 
crimes politicos, sofriam privagoes e mal t ra tos . 

Ainda uma "Declaragao", fechando a ul t ima pagina, 
concluiu: "A vida laboriosa em que nos achamos para curar 
dos meios de manter uma familia tao numerosa quanto per-
seguida, nos priva inteiramente de procurar subscritores que 
sustentem a nossa folha, e por isso esperamos dos nossos 
caros patricios que concorram a proteger-nos com suas as-
s inaturas — O R . " 

O Conciliador publicou-se normalmente, pugnando pela 
nacionalizagao do comercio; pela reforma dos oficiais de 
mar inha "que nao nasceram no Brasil"; pela regulamenta-
gao do "recrutamento ou cagada humana" ; pela quebra do 
arbitrio dos presidentes de provincia, e tc . Focalizou, em ar-
tigos redacionais e transcrigoes, a situagao do revoltoso 
Pedro Ivo; clamou contra o martir io do jornalista Antonio 
Borges da Fonseca na prisao da Ilha Rata; bateu-se com 
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A Marmota Pemambucana e com A Uniao, a que chamava 
"Uniao africanista"; atacou os padres Pinto de Campos e 
Lopes Gama e criticou, acerbamente, a politica saquarema 
ou guabiru, assim cognominada a turma do Partido Con-
servador. 

As estiradas politicas eram, porem, amenizadas com 
algumas poesias do Vigario Barreto e de frei Bernardino de 
S. Eufrosina Rego, alem do folhetim "Palavra dum cren-
te", iniciado no n .^ 3 para ir ate o fim da publicagao e con-
t inuar n'O Echo Pernambucano. 

Em artigo assinado, O Redator d'O Conciliador elogiou, 
no n . ° 10, a atuagao do presidente da Provincia, Jose I'.de-
fonso de Sousa Ramos, o qual, em dois meses de adminis-
tragao, nao praticara "um so ato de injustiga". 

Com o n . ° 24, de 3 de setembro, o periodico deu por ter-
minada a sua missao, para ser substituido pelo O Echo Per
nambucano (Bib. Piib. E s t . ) . 

O PATULfiA (1) — Periodico PoUtico-Joco-Serio — Sur-
giu no dia 14 de junho de 1850, em formato de 21 x 15, com 
quatro paginas de duas colunas, para vender-se o exemplar 
a 40 reis. Impressao a cargo de Antonio Maria O'Connel 
Jersey, na Tipografia Imparcial, da Viuva Roma & Filhos, 
a rua da Praia n . ° 55. A partir do n . ° 2, constou do expe-
diente: "Publica-se duas vezes por semana, tergas e sextas-
-feiras, ou nos dias imediatos, sendo aqueles feriados, e ven-
de-se na praga da Independencia n . ° 33 e rua da Cruz do 
Recife n .^ 14". 

Ainda sob o titulo, trazia a divisa pelo avesso: "Jacta 
est alea", com a assinatura: Cesar, ao atravessar o Rubicon. 
Aos lados do cabegalho, vindo as linhas de composigao em 
sentido vertical, tipo corpo 10, colocaram-se: a direita, o 
artigo 179, § 4.̂ ^ da Constituigao Politica do Imperio, e, a es-
querda, o artigo 86 do Codigo Criminal. Ao atingir o n . ° 4, 
adotou o regime de assinaturas, a razao de ISOOO por trimes-
tre, pagos adiantadamente. 

(1) Titulo adotado em face k semelhanca dos pilncfpios defendidos pelos 
chamados patuleias de Portugal, cm 1846, e pelos praieiros de Pernambuco. 
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No editorial de apresentagao, apos exaltar a poUtica li
beral, declarou: " . . . p e l o atual administrador da provincia 
se nao repetirao as cenas escandalosas que tanto nodoaram 
OS seus antecessores; queremos convencer-nos que S. Ex* 
jamais consentira que a politica atire a queima-roupa nos 
distribuidores de folhas oposicionistas, nem que os seus co-
laboradores sejam metidos em navios de guerra, recrutados 
ou mandados para Fernando, e os proprietarios ameagados 
de ver langar na mare os prelos, tipos, caixetas, e t c . " 

"Homem do povo — acentuou o articulista — para ele 
escreveremos no intuito de o advertir e nao seremos nos os 
que Ihe lisonjearemos as paixoes ruins, os que pervertemos 
a sua boa indole, como o fizeram os nossos senhores com os 
Beus Lfidadores, Esqueletos, e tc . , e t c . " 

Afora o citado "Nossa profissao de fe", a edigao de es-
treia inseriu, na ultima pagina, a nota "Ao publico", segun-
do a qual O Patulea publicaria "todos os fatos verdadeiros 
praticados por qualquer autoridade em menoscabo das leis 
do pais"; as correspondencias deviam ter a respectiva firma 
reconhecida; abria colunas, tambem, "aos amantes das 
Musas", so admitindo, porem, versos satiricos, uma vez 
guardado "o conveniente decoro"., 

Circulando regularmente, a folha cumpriu o seu pro-
grama, atraves de artigos e notas e das satiras atiradas a 
Assembleia Provincial, sob o titulo "Honrada sa\a dos Orates 
no Forte do Matos". 

No n .^ 10, de 15 de julho, arrematou a ultima pagina 
a nota a seguir: "O redator d'O Patulea, por motivos parti-
culares, deixou a tipografia da sr^ Viuva Roma & Filhos, e 
passou a d'A Voz do Brasil". E o nome do impressor veio 
a figurar como Editor. 

A redagao manteve polemica constante com os periodicos 
A Uniao e a Marmota Pemambucana, criticando a politica 
fconservadora, os ingleses africanistas e os "marinheiros" ou 
"galegos", como chamava aos Portugueses. Linguagem vi-
rulenta, pendia, as vezes, para a licenciosidade. 

Na edigao de 16 de agosto, apareceu, na segunda pdgina 
d'O Patulea, sob o titulo "La Marmota pedinchando, /El 
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Galego esmolando", um cliche em madeira, representado 
por dois homens, o primeiro com um jornal a mao e o outro 
entregando-lhe uma sacola, tendo abaixo a legenda: "Os 
mandamentos dos galegos sao quatro: pao, cordas, chourigo 
e saco". Seguiu-se longo artigo, entremeado de versos, em 
que se acusava o jornal adverso, redigido por um baiano 
"chamado Bertoldo", de receber 24$000 por mes, da "siicia 
galegal", para injuriar os brasileiros. E salientou: 

"Pernambuco!. . . Pernambuco! 
Eu lamento o teu e s t ado ! . . . 
Como assim tu agasalhas 
Um Bertoldo tao safado?!!" 

Sucederam-se os editorials desse quilate, ate que, a 2 
de setembro, era divulgada a seguinte nota de despedida: 
"O Patulea, no seguinte niimero (25.°), finda a sua tare-
fa; e sera substituido pelo Formigao, cujo primeiro numero 
sai no dia 7 de setembro. Os senhores subscritores fiquem 
cientes que nao havera interrupgao alguma na entrega do 
novo periodico, assim como nao alterara o pre^o da assina-
tu r a " . 

O ultimo saiu datado de 3 de setembro, nele escrevendo 
a redagao: " . . . n a publicagao do periodico, que hoje finda, 
nao fomos embaragados nem pelo governo nem pela policia 
e nem pela justiga; e posto que alguns miseraveis rabiscado-
res governistas clamassem pelo Promotor, quando se viam 
atrapalhados para responder-nos, nunca estes urros acha-
ram eco: um pequenito periodico os embatucava, os ame-
drontava, que miser ia ! . . . E concluiu: "O Patulea finda 
glorioso" (Bib. Pub . Est. (2) e Bib. do Inst . A r q . ) . 

O JASMIM — Consta dos "Avisos Diversos" do Diario 
de Pernambuco, de 22 de junho de 1850: "Saiu k luz O 
Jasmim, periodico recreativo dedicado ao belo sexo". Custa-
ria 1$000 a serie de 12 numeros, vendendo-se o exemplar, em 
diversos pontes da cidade, a 80 reis. 

Ao que tudo indica, nao continuou. 

(2) A colegao da Biblioteca Publica do Estado acha-se desfalcada do ultimo 
numero. 
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Sem, igualmente, haver avistado comprovante, Alfredo 
de Carvalho registou nos "Anais", por engano, que o peque-
no jornal for a publicado a 24 de Junho . . . 

O BELLO SEXO — Periodico Literario e Recreative — 
Entrou em circulagao datado de maio de 1850, no formato 
de 23 X 15, com 16 paginas de coluna larga, impresso em 
papel assetinado, na tipografia do Diario de Pernambuco, 
situada na antiga rua das Cruzes, D. 3. Redator: Antonio 
Vitruvio Pinto Bandeira e Acioli de Vasconcelos. Trazia sob 
o titulo: 

"II est doux de trouver dans une epouse chere 
des arts consolateurs qui sachent nous distraire". 

(Casimir Bonjour). 

Apresentou, na abertura, as seguintes "Condigoes de 
assinatura": "O Bello Sexo, destinado especialmente a di-
versao daquela fragao do genero humano cujo nome o ador-
na, e publicado pela sua respectiva associacao, mensalmen-
te, em livragoes de 12 a 16 paginas, no formato de oitavo 
portugues. A sua assinatura e trimensal (?) pela quantia de 
1$000, pagos a entrega do primeiro numero. Recebem-se as-
sinaturas: no Recife, na livraria de M. F . de Faria; em 
Olinda, em casa do Redator". 

Obedecendo ao enunciado, a revistinha, que circulou re-
gularmente, alguns meses, divulgou originals, em prosa e 
verso, de Vitruvio, o mais constante; J . T . S . Quintanilha 
Junior, T .C.C. Galvao, Joao Climaco Lobato, Joao da Costa 
Ribeiro, R. S. Pa:s de Andrade, F . de Araiijo Barros, P . 
W. Cantanhede, M. A. Vilela, Nabor, L. Q. Pessoa, Hugo-
lino, Joaquim F . Duarte Junior e outros. 

O ultimo numero do ano foi o 5/6, correspondente aos 
meses de setembro/outubro, com 24 paginas, enquanto o 
penultimo saira com 20, formando um Tomo de 92. Publi-
Cou-se, ainda, o n . ° 1/2, de maio/junho de 1851 (1), quan-

(1) No seu registo, Alfredo de Carvalho menclonou, apenas, a parte refe-
rente a 1850. 
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do o redator foi substituido por Joao Climaco Lobato. Teve 
32 paginas, no que ficou reduzido o Tomo II (Bib. N a c ) . 

O TANJASNO (1) — Periodico Joco-Critico — Trazen-
do sob o titui.o a divisa: "Ego te intus, et in cute novi" 
(Persius), saiu o n.° 1 no dia 30 de julho de 1850, em forma-
to de 21 X 15, com quatro paginas de duas colunas. Impres-
sao da Tipografia da Viuva Roma & Filhos, a rua da 
Praia n .^ 55. 

Apresentou-se o curioso orgao com uma "Introdugao" 
de quase duas paginas de observagoes literarias, para dizer, 
ho fim, que o seu programa ficava expresso no t i tulo. Se-
guiu-se extenso comentario de critica ao Diario da Mantei-
iga (2), "o jornal de aspecto mais repugnante, de forma e 
piano mais sem graga". Estava assinado por M. G. , ao 
passo que A. C. firmava algumas quadras chistosas, termi-
nando com uma "Mofina", em lingua inglesa, por Aca-
demico. 

Nao passou do primeiro numero (Bib. Pub E s t . ) . 

O TELEGRAPHO — Periodico Joco-Serio — Divulgou a 
edigao de estreia a 1° (1 A) de agosto de 1850, impresso na 
Dficina grafica da Viuva Roma & Filhos, em formato de 
30 X 20, com quatro paginas de duas boas colunas. Preco 
do exemplar — 80 reis. Abaixo do titulo, uma xilogravura 
de 12 cm de al tura representava a torre do TeTegrafo <!)tico 
(2 A), lendo-se a direita: "O Telegrapho saira uma vez por 
semana, e so mudara desta ordem sendo que existam novi-
dades que, por extraordinarias, tornem a sua aparigao ne-
cessaria por mais de uma vez". A esquerda, os versos: 

"Riez en — avec moi. . . 
Ah! pour rire 
Et pour tout dire, 

(1) Ensina Jaime Seguier, no seu "Diccionario Pratlco Illustrado", edlcSo 
de 1928: "Tanjasno, s m (de tanger e asno?). Genero de aves, semelhante ao 
tordo, mas mais pequeno". 

(2) Titulo deprimente atribuido ao Diario de Pernambuco. 

(1 A) Nao no dia 5, como esta nos "Anais". 
(2 A) O Telegrafo otico era, a epoca, instalado na torre da Igreja do Divino 

Espirito Santo, situada na Praga 17, antigo Patio do Colegio. 
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II n'est besoin, ma foi, 
D'un privilege du roi!" 

(Chanson, de Beranger) 

Segundo a "Introdugao", o reporter Joao das Bandeiras, 
do seu torreao do Patio do Colegio, observaria, munido de 
tim "oculo de dois canudos", todos os acontecimentos da ci-
dade, descobrindo-os "atraves de grades, panos, portas, 
portoes e paredes, paredoes e todas as coisas acabadas em 
6es, assim como as agoes boas e mas cometidas; descortina-
tia ate os pensamentos guardados nos escaninhos do cere-
bro". E advertiu: "Assim, pois, leitores e amavel sexo, guar-
tiai-vos de serdes vistos por este oculo, porque entao sem re-
lm6dio haveis de ser apresentados pelos bandeirolas do meu 
Telegrapho a populagao curiosa que nao dorme. Acautelai-
vos; refreai vossas paixoes e maus costumes". Nao tocaria, 
no entanto, em individualidades, concluindo: ". . .sens es-
critos serao gerais, falara das agoes e nao das pessoas". 

A exemplo d'A Marmota Pernambucana, o novo orgao 
abriu com uma "Parte Oficial", para lembrar "ao poder 
competente" o mau estado das "ruas, becos, cais e 
pragas", as traficancias dos "lojistas, boticarios, barbei-
k-os, etc., etc.", sendo as demincias emanadas do "torreao 
do Te^.egrafo". A materia restante dividiu-se em cronicas 
ligeiras e versos humoristico-romanticos. 

No n .° 3, a nota do lado direito do cabegalho foi substi-
tuida pela seguinte: "O Telegrapho, em razao da grande 
afluencia que tern de materias, saira duas vezes por sema-
tia. Nao ha diivida, agora e que o nosso bom Joaozinho hd 
de mais que nunca desenvolver-se com o mane jo do seu 
oculo". 

Bastante parecido com o periodico mencionado, ocupa-
va-se, em editorials, dos mais diversos temas, a saber: "A 
arte de conservar a beleza", "O macaco", "O telegrafo em 
movimento", "Os ovos", "Os amores de um velho", "As 
feias", "O matrimonio, qual seu principio e o seu fim", "A 
noite", etc., afora a "Correspondencia d'O Telegrapho", 
pelo O Sineiro da Se, autor de pesadas criticas aos periodi-
cos O Zoilo e A Marmota Pernambucana; alentadas croni
cas da temporada do Teatro Santa Isabel e, finalmente, 
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poesias, do soneto ao epigrama, sem assinatura ou de Joao 
Ferreira Vilela e outros (3) . 

O interessante jornal so chegou ao n . ° 14, de 29 de 
outubro (Bib. Pub . E s t . ) . 

A REVOLUgAO DE NOVEMBRO — 6rgao republica-
no, redigido por Afonso de Albuquerque Melo, surgiu o n . ° 
1, 1.^ serie, a 19 de agosto de 1850, em formato de 30 x 20, 
com quatro paginas a duas colunas largas de composigao, 
Impressor — Manuel Rpdrigues Pinheiro, sendo o trabalho 
Igrafico da oficina da Viuva Roma & Filhos. Assinava-se a 
2$000 por serie de 25 numeros, custando 80 reis cada exem
plar . 

Sobre o titulo via-se uma xilogravura, na a l tura de 8 
cm, ao centro, representando um catafalco sobre o qual es-
tava uma cobra enrodilhada, tendo na cauda o distico "O 
Brasil nao e dos brasileiros"; por tras, sobre uma almofada, 
um brago decepado segurava a bandeira "Constituinte"; 
n u m a fita, em volta, a expressao "O Brasil devia ser dos 
brasileiros", e a direita, um livro aberto — "A Constituigao 
do Imperio" — exibia o artigo 36, § 4 . ° . 

O artigo principal, intitulado "Revolugao", ocupou 
pouco mais de tres paginas, seguido d' "A situagao", que 
continuou nas tres paginas da segunda edigao, esta comple-
tada com o editorial "Viva a Constituinte", que, por sua vez, 
encheu mais tres colunas da terceira edigao. O prolixo jor-
nalista assim concluiu o primeiro comentario: 

"Nao ha nada mais glorioso do que a revolugao de no-
vembro, em que um estandarte de redengao santificou o 
sangue que correu; se o triunfo ainda nao apareceu, ele sur-
gira mais bri lhante. Nao se desvaire, pois, o povo; com-
preenda a situagao do Brasil, a sua situagao; nao se manche 
em atos impuros, arrastado por suas paixoes. Ponha-se fir-
me, na expectativa, que chegara o dia do salvamento com o 
triunfo da bandeira redentora, com o triunfo da Consti
tu in te" . 

(3) No seu registo sobre O Telegrapho, escreveu, erroneamente, Alfredo de 
Carvalho: "Pertencia k politica liberal e discutia o processo dos presos Impllca-
dos na Revolta Pralelra". 

Na verdade, nem uma colsa nem outra. A colegao manuseada acha-se vlrgem 
no tocante ao assuntx). 
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A certa altura do terceiro editorial, salientava o reda-
tor: "Somos republicanos; mas nao queremos falar do Im-
perador; porque os republicanos nao se ocupam dos reis, 
porque eles so merecem compaixao ou desprezo; pois eles 
nao tem culpa do que fazem. Nos falamos da Monarquia, 
isto e, mostramos os males que dela provem, que partem da 
corrugao e baixeza dos Pagos, e o provamos". 

Num "Post Scriptum", lia-se: "Cada um dos artigos dos 
tres niimeros desta folha nao daria uma perfeita mostra de 
nossa politica; da-la em um so numero nao permitia a ex-
tensao que demandava a materia de cada um dos ditos arti
gos; por isso, damos todos tres a luz em o mesmo dia (1) . 

Na ultima pagina da terceira edigao havia, finalmente, 
dois comentarios ligeiros: um sobre o martirio de que era 
vitima o lider republicano Antonio Borges da Fonseca, 
preso, "entregue a todas as flagelagoes", e o outro protes-
tando contra as ameagas feitas a Viuva Umbelina Roma, 
para que nao imprimisse A Revolugao de Novembro, e contra 
"o poder cativo dos Portugueses". Concluindo, advertiu que 
o partido republicano estava "sempre pronto a se ligar com 
OS liberals realistas, contanto que eles conhegam que o poder 
OS pretende trair com promessas falazes". 

Tendo circulado com a mesma data os tres primeiros 
niimeros, o quarto so apareceu mais de um mes depois, a 
29 de setembro, para continuar, ora duas vezes por semana, 
era uma, e ate mais espagadamente. Comegou, entao, a di-
vulgar a serie de artigos "A Uniao, O Argos Pernambucano, 
o Diretorio e A Imprensa", ocupando seis edigoes seguidas, 
quase todos enchendo-as da primeira a ultima pagina. Neles 
o redator rebatia acusagoes dos dois primeiros jornais, um 
do Partido Conservador e outro do Praieiro, terminando por 
argiiir sobre a existencia do diretorio liberal, com ligeiras re-
ferencias ao diario, tambem liberal, A Imprensa. 

O n . ° 10, dedicado ao dia 5 de novembro, segundo ani-
versario da revolugao (2), "dia mais glorioso que tudo que 
ha de gloria em seu passado", noticiou, ao pe da ultima 
pagina: "Houve uma reuniao dos redatores d'A Imprensa, A 

(1) " . . . t a l foi a forga de vida que presidiu ao seu nasclmento, que em o 
jnesmo dia se publicaram tres ni imeros" — escreveu O Areos PernaTnbucano, de 
7/9/1850, a prop6slto da aparicao d'A Revolucio de Novembro. 

(2) A data oficlal 6 7 de novembro. 
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Revolugao de Novembro, O Echo Pernambucano e O Argos 
Pernambucano e acordou-se no meio de dirigir a marcha do 
Partido Liberal na Provincia de Pernambuco, de maneira a 
produzir os efeitos salutares que dele se devem esperar". 

Seguiu-se outra serie de longos artigos, sobre o tema "A 
revolugao de 1848", iniciada no n . " 11. 

Dizia uma nota da ultima pagina, no n . ° 13: "O sr. 
Jose Joaquim Tavares da Costa esta autorizado para cobrar 
a primeira serie desta folha, a vista dos recibos rubricados 
pelo sr . Joao Jose de Albuquerque". 

Do n . ° 15 em diante, em vista do grande acervo de tra-
balho que pesava sobre a tipografia do Diario Novo, passou 
A Revolugao de Novembro a ser impressa na tipografia de 
Inacio Bento de Loiola, a rua da Praia n . ° 45. 

Em artigo do n . ° 16, o redator dissertou, longamente, 
a cerca dos desmandos policiais e do abuso do poder, frisan-
do: "O que e Pernambuco? O teatro das provocagoes! Aqui 
esta o ceu e o inferno! A graga, a tentagao, o flagelo; sata-
naz mordendo e sorrindo. O poder flagela, com a mais cruel 
tirania, para cansar, para enfraquecer, para dobrar; e com 
este riso que escarnece no momento da dor, oferece a sua 
graga ao convertido que se dobrar". 

Na edigao seguinte o assunto principal foi "O trafico", 
a respeito do qual se escreveu que estava "o governo do 
Brasil — governo lusitano — em talas entre os seus senho-
res Portugueses e os senhores ingleses". 

Vinha o periodico inserindo cartas do jornalista Borges 
da Fonseca, procedentes de Fernando de Noronha, o qual 
doutrinava sobre a Constituinte e a Repiiblica. 

O n . " 17 saiu a 21 de dezembro, continuando a publi-
cagao, segundo Alfredo de Carvalho, ate o 21.°, datado de 
15 de Janeiro de 1851 (Bib. Pub . Es t . ) (3) . 

O ZOILO — Periodico Critico — Apareceu na arena 
jornalistica a 19 de agosto de 1850, em formato de 21 x 15, 

(3) A colegao esta desfalcada dos quatro ultimos niimeros. 
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com doze paginas de coluna larga, impresso na Tip. da 
Viuva Roma & Filhos, a rua da Praia n.^ 55. Sob o titulo, 
a divisa: "A critica razoavel e, para todos os ramos de apli-
cagao do espirito humano, o que o ceu e o inferno sao para 
a ordem moral". O expediente, ao pe da ultima pagina, inti-
tulado "Razao de ordem", rezava: "O Zoilo saira tres vezes 
por mes, assina-se a 500 reis por mes e vende-se o numero 
avulso por 200 reis, na rua do Colegio, loja do livro azul, e 
na casa do Tesoureiro, que ainda nao sabemos quem e — 
quem tem boca vai a Roma". 

Ocupou duas paginas o editorial de apresentagao, de 
carater satirico-humoristico, figurando um dialogo entre o 
jornal e o publico, sem expressar, todavia, qualquer progra-
ma. Constituiu-se a materia restante de azedas criticas aos 
pequenos orgaos redigidos por academicos, frisando, num 
dos artigos, que alguns deles havia "duma tal sordidez que so 
podem ter em compensagao o descredito simultaneo do seu 
autor e da classe academica". Reprovava "estes escritos inspi-
rados pela vaidade de escrever e nenhum zelo pela dignidade 
e reputagao academica..." Como representantes de tal ca-
tegoria, citou O Bello Sexo, O Album dos Academicos Olin-
denses, O Jasmim, A Alva e O Academiieo; " . . .este, que por 
seu titulo devia simbolizar a classe, infelizmente tambem 
mora na Asia Menor e deu para fazer charadas e tocar gui-
tarra, porque viu que este era bom meio de divertir a gente", 

Foram visados, diretamente, pelo redator d'O Zoilo, os 
poetas Antonio Vitruvio e OUnto Jose Meira. A poesia 
deste ultimo, "O Retrato", sofreu a mais contundente dis-
secagao. Finalmente, as tres paginas finals foram dedica-
das ao necrologio do padre-academico Tome Inacio Gomes. 

Al§m de nao aparecer, no cabegalho, responsavel pela 
publicagao, nenhum artigo trazia assinatura. Era, entre-
tanto, redigido por academicos, a frente deles o quintanista 
Jeronimo Macario Figueira de Melo (Cole?. Fern. Pio). 

Houve um segundo numero (1), que circulou em fins 
de agosto (2). 

(1) Alfredo de Carvalho (obra cl tada) regls tara , apenas , aU6s Interrogatl-
vamente , a exlstfencla do n . ° 1. 

(2) Est4 nos "Avisos d lversos" do Diario de Pernambuco de 29 de agdsto: 
"O Zoilo — Salu ^ luz o segundo numero dSste peri6dlco e acha-se h venda nos 
Jugares do costume". 
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A l inguagem d'O Zoilo, como era de esperar, mereceu 
grande repu^sa. Dai o surgimento d'O Brado da Indignagao 
(Ver pag . 350), destinado a puchar- lhe as orelhas. E O Te-
legrapho (3) , que n a d a t i nha com o caso, chamou-o, en t re 
cut ros epitetos malcriados, "gua rdanapo secreto" . 

A REVISTA THEATRAL — Anunciada pa ra 31 de 
agosto de 1850 (o que levou Alfredo de Carvalho a cometer 
u m lapso, nos "Anais") , nao pode circular nessa data , em 
vir tude de a t raso n a Tipografia da Viuva Roma & Filhos, so 
aparecendo no dia 3 de setembro, conforme consta dos "Avi
sos Diversos" do Diario de Pernambuco. 

Foi possivel manusea r o n . ^ 2, publicado no dia 7 do 
referido mes e apresentado em formato de bolso, ou seja, 
15 X 10 1/2, com qua t ro paginas, a composigao em coluna 
de 18 ciceros. A guisa de programa, juntava-se ao cabeQalho 
a quadra : 

"Censurar os m a u s atores 
E aos bons dar mil louvores, 
fi tarefa principal 
Da Revista Theatral". 

Constituiu-se sua mater ia de uma serie de reflexoes em 
to rno do d r ama "Maria Joana ou A mulher do povo", com-
ple tando a edigao u m soneto dedicado ao empresario do 
Teatro San t a Isabel, Germano Francisco de Oliveira, t radu-
tor do original frances da referida pega (Bib . Pub . E s t . ) . 

O ARGOS PPERNAMBUCANO — Folha de orientagao 
liberal, surgiu a 7 de setembro de 1850, 1.^ serie, edigao de 
oito paginas, no formato de 28 x 19. Impressor — M. Pinto 
C. Pessoa. Constava do Expediente: "Publica-se por series 
de 25 mimeros, n a Tipografia Nacional, rua Direita, 2 . ° 
andar , n.*' 5 (depois mudou-se para a rua do Passeio, t re-
cho da a tua l avenida Mart ins de Barros n . ° 19), onde se 
recebem as ass ina turas a 2$000 por cada serie, pagos adian-
tados, e vende-se avulso por 100 re is" . Sob o ti tulo, a divisa: 
"Centum luminibus cinctum caput Argus habebat" (Ovidio, 
I, Me t . ) . 

(3) Edigao de 25 de setembro. 
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"Quando a opressao honoriana fez ca^ar a imprensa 
nesta desventurada Provincia de Pernambuco — comegou 
o editorial de apresentagao — fomos compelidos a suspen
der a publlcagao d'O Maccabeo; mas, suspendendo-a, fize-
mos um protesto contra aquele ato de violencia, e nos com-
prometemos para, com todos os nossos correligionarios do 
Imperio, prosseguirmos nela, logo que a situagao do pais o 
permitisse". 

Chegada a ocasiao, apresentava-se "na arena politica"', 
para sustentar os principios do Partido Liberal. Adotara o 
novo titulo como "emblema da vigilancia" contra "as inva-
s5es do poder despotico e absoluto". Dispunha-se a censurar 
os "atos arbitrarios" dos empregados publicos de qualquer 
categoria, mas sem ultrapassar os "limites da decencla e da 
verdade". Demonstraria "os principios essenciais da politica 
da atual governanQa e os fundamentos do Partido Liberal, 
tratando, igualmente, de assuntos extra-partidarios. 

Em seguida a assinatura Os Redatores d'O Maccabeo, 
outro artigo dizia, a certa altura: "Monarquia representati-
va e a nossa divisa, e achando-se esta forma de governo ver-
dadeiramente fa^.seada, hemos mister de reformas radicals. 
Por essas reformas bradaremos constantemente, por estas 
reformas faremos os liltimos esforgos". Mais dois alentados 
comentarios encerraram a edigao: "O dia 7 de setembro" e 
"A Revolu^ao de Novembro", atacando o periodico aparecido 
com esse titulo e repelindo-lhe a assergao de que o movi-
mento rebelde de 1848/1849 fora estimulado pelas ideias re-
publicanas. 

Logo no n . ° 2 alterou-se o formato d'O Argos Pemam-
bucano, passando para 32 x 26, com tres boas colunas de 
composigao e quatro paginas, na ultima das quais uma "De-
claragao e Protesto" chamava a atengao de certos periodicos 
seguidores da politica liberal, para que respeitassem, "so-
bretudo, a decencia e a moralidade piiblica", a fim de nao 
colocar o partido em apuros. 

A par da materia politica, condenou "a demoligao da 
Capela do Senhor Bom Jesus das Portas", ao que se seguiu 
um soneto, no mesmo sentido, do vigario Francisco Ferreira 
Barreto. 
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Precedido de vinheta fiinebre, ocupou-se o editorial do 
n.^ 3, longamente, do assassinio do tenente-coronel Francis
co Cordeiro de Carvalho, que teria si do mandado executar 
pelo padre Joaquim Pinto de Campos (1) . Entrou em polemi-
ca, ao mesmo tempo, com a conservadora A Uniao. 

Prosseguiu o semanario, defendendo, entre outros pon-
tos de vista, a dependencia das provincias "para manter a 
unidade, a Monarquia". Continuou a atacar Pinto de Cam
pos e OS principios politicos de Afonso de Albuquerque Melo, 
redator d'A Revolugao de Novembro. Reivindicou "uma re-
forma radical no sistema eleitoraV e bateu-se pela naciona-
lizagao do comercio a retalho. 

A partir do n . " 11, as edigoes passaram a sair com bas-
tante atraso. Ja em 1851, o n . ° 15, de 2 de fevereiro, com 
apenas duas paginas, foi dedicado a memoria do chefe da 
Revolugao Praieira, Nunes Machado, com vinheta fiinebre, 
tarja e extenso necrologio. Nao conseguiu jamais regulari-
zar a circulagao, sem que houvesse, enquanto isto, qualquer 
alteragao no programa liberal de defesa da Constituinte, 
transcrevendo, igua^mente, comentarios de jornais afins, de 
outros pontos, sobretudo os Argos (2). Entre os ns . 23 e 25, 
tinha como impressor M. F . Chaves. 

Publicados os primeiros 25 niimeros, comegou a segunda 
serie, n . ° 1, a 7 de setembro de 1851, escrevendo o redator, 
a proposito: "O Argos Pernambucano continuara a ocupar-

(1) Asslm concluiu o artigo: " . . . u m a ISgrlma, uma saudade pelo homem 
virtuoso que, em vez de achar, na hora extrema, o auxilio da religlao prestado 
por um sacerdote, caiu vitlma do punhal de um sacerdote. 

O padre acusado envolveu num processo O Argos Pernambucano e o dl^rlo 
A Imprensa, procurando responsablllzar o Impressor M.P.C. Pessoa; mas nao 
logrou §xlto, por falta de provas contra o "testa de ferro". 

(2) Estava em voga o nome da "personagem mltologlca de cem olhos" 
("Peq. Die. Bras, da Lingua Portuguesa" 9.a edlgao) . Nos anos de 1850/51, clr-
cularam: O Argos Paraibano, O Argos Alagoano, O Argos Baiano, Argos Cachoei-
rano, O Argos Cearense, O Argos Piauiense, O Argos Maranhense, O Argos Na-
talense e O Argos San'Amarense. 

Ao registar, em sua edlgao de 23/11/1850, o apareclmento d'O Argos Piauien
se, comentava o . . . Pernambucano: "Um Argos a mals 6 um elo que tern de pren-
der a cadela que liga o Norte do Brasil. Cada vez a nagao se val tornando mals 
ylgilante, mals compacta, mais unida debaixo de um so pensamento, debalxo de 
uma so vontade; de uma colegao de indlviduos ela se val tornando um s6 homem; 
e o brado deste homem anlqullar^ para sempre os Inlmigos da nagao". 
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-se da politica geral do pais; suas armas serao o raciocinio e 
B argumentagao, com as quais conseguira provar que o 
unico meio de salvar o pais e uma Constituinte". 

So sairam quatro outras edigoes ate 31 de Janeiro de 
1852. O n . ' ' 6, de 2 de fevereiro, com duas paginas, mas 
apenas uma impressa, constituiu outra homenagem a me-
moria de Nunes Machado. O n . ° 7 publicou-se a 20 de feve
reiro e o S.'^, mais de cinco meses depois, a 1.° de julho, 
demora que ocorreu tendo em vista "motives muito ponde-
rosos". 

Dai por diante, ate o fim, o periodico normalizou-se 
como semanario. Repleto de longos editoriais e transcrigoes, 
O Argos Pernambucano encerrou sua existencia com o n . ° 
15, da 2.^ serie, a 30 de agosto de 1852. Foi seu redator prin
cipal Antonio Vicente do Nascimento Feitosa (Bib. Pub. 
Es t . ) . 

O ECHO PERNAMBUCANO — Liberdade. Uniao. Pa-
tria — Em substituigao a O Conciliador, sob a diretriz de 
Inacio Bento de Loiola, auxiliado por Jose Angelo Marcio da 
Silva, comegou a circular a 7 de setembro de 1850, obede-
cendo a identico formato, com quatro paginas. Manteve a 
mesma faixa de Expediente, precedido da seguinte indica-
gao: "fiste periodico e nacional, politico e noticioso". 

O editorial de abertura constituiu uma homenagem a 
data da independencia do Brasil e a memoria do seu "eximio 
filho" Joaquim Nunes Machado, para concluir com a apre-
sentagao do programa do jornal, assim arrematando: "O 
Echo Pernambucano pertence, pois, ao grande Partido Li
beral; esta convicto de todas as ideias por este partido enun-
ciadas; um sincere compromisso o liga a defende-las, e um 
concurso leal, franco e dedicado a grande causa fara nao 
sair de seu posto. A discussao sera a nossa guia, e o nosso 
talisman a bandeira que alevantamos: Reformas — Consti
tuinte" . 

Fechou a quarta pagina a advertencia: "Dividimos este 
periodico em duas partes, reservando a primeira parte para 
as publicagoes da redagao tendentes ao fim a que nos empe-
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nhamos; e a segunda parte para todas as pubUcagoes em 
geral: artigos, comunicados, correspondencias, noticias in-
ternas e externas, etc., e tc ." 

Logo no n.° 1 iniciava-se o folhetim "Da soberania do 
povo e dos principios do governo republicano moderno", por 
M. Ortolon, numa tradugao de Antonio Pedro de Figueire-
do, ja enfeixado em livro, impresso pela Tip. Imparcial e 
•posto a venda na Livraria do bacharel B. Coutinho (1). 

Em edigoes sucessivas, a redagao comentou, abundan-
temente, a revolugao de novembro de 1848, a ilegitimidade 
da Constituigao brasileira e a urgencia da Constituinte. 
Transcreveu, em serie, o "Livro do Povo", de Lammenais. 

Atingido o n.° 9, a diregao rec^amava o pagamento das 
assinaturas do extinto O Conciliador e do primeiro trimes-
tre d'O Echo Pemambucano, "a fim de coadjuvarem a pu-
blicagao desta folha, que luta com dificuldades pela falta 
de meios, atenta as perseguigoes e despesas extraordinarias 
por que tem passado o redator durante a dominagao atual". 
A cobranga estava a cargo de Pedro Alexandrino Alves, 
depois substituido por Jose Joaquim Tavares da Costa. 

A nota a seguir foi inserida na parte final da edigao de 
15 de novembro (n.° 20): "A redagao d'O Echo Pemambu
cano aceita e publica, nas paginas do seu periodico, qual-
quer censura, comunicado ou correspondencia que nao con-
tiverem ofensas a moral publica e vida privada, ainda que 
sejam a favor ou contra qualquer estrangeiro. Nao aceita, 
porem, nenhum artigo contra os liberals brasileiros ou que 

(1) Ap6s a rcvolugao francesa de feverelro de 1848, Ortolon foi nomeado 
Mlnlstro da InstrucSo Publica. Antonio Pedro de Flgueiredo precedeu sua tra
dugao de um prefSclo de cinco pSginas, no qual frlsou que se tratava d,e uma 
exposigao "das ideias teoricas da revolugao", adiantando: ". . .ainda fervla o al-
voroco nas ruas de Paris, obstruidas pelas barricadas, e jd o anflteatro da escola 
de Dlreito via apinhar-se no seu recinto aqueles corajosos mancebos, Svidos de 
ouvirem da boca do ilustre professor, que na vespera havla pelejado com eles, 
o desenvolvimento dos principios por que acabavam de derramar o sangue e ar-
riscar a prdprla vlda!" 

Concluiu o prefacio: "Possa a leitura destas ligoes contribuir a dirlgirem o 
espirito da nossa brllhante juventude para as Importantes questoes da organlza-
Cao social dos povos, e dest'arte concorrerem para a felicldade da nossa querlda 
pStrla". 
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sendo corcundas, forem honestos e tolerantes. Finalmente, 
declara que, com especialidade, compreende nessas excegoes 
o atual administrador da provincia, nao so pelo seu honesto 
e regular procedimento publico, como pelos particulares 
obsequios "que Ihe deve — O R . d'O Echo". 

Com o n . ° 30, de 20 de dezembro, encerrava-se a atua-
go do periodico em 1850, para continuar a 3 de Janeiro, es-
crevendo o editorialista: "Seja a Constituinte a primeira 
palavra saida da nossa pena, ou seja, a primeira expres-
sao simbolica das nossas ideias e dos nossos sentimentos no 
principiar deste ano de 1851 — para que faga sentir a pro-
fundidade das nossas convicgoes". 

O n .° 37 divulgou uma carta assinada com asteriscos 
(***), mas, na realidade, de Estevao de Albuquerque Melo 
Montenegro (depois mudou o nome para Estevao Benedito 
de Franga), o qual se despedia dos leitores, por deixar a fun-
gao de redator, seguida do "Agradecimento" de Inacio Bento 
de Loiola. 

Em edigao especial, homenageando a memoria de Nunes 
Machado, o n . ° 40, de 2 de fevereiro, saiu com duas pag'i-
nas, apenas, a primeira das quais cercada de vinhetas ne-
gras e encimada de emblemas fiinebres, comegando em baixo 
editorial alusivo ao primeiro aniversario do desaparecimento 
do chefe da Revolugao Praieira. 

Interessante materia teve inicio a 1.° de abril: o folhe-
tim "O pastor e a ovelha", para "instrugao da mocidade, 
oferecido e dedicado aos pais e chefes de familia, interessa-
dos na religiosa e civil educagao de seus filhos e familia", 
pelo bispo Joao da Purificacao Marques Perdigao. 

Escreveu a redagao, a 30 de maio, que o partido guabiru 
de Pernambuco tinha sido dividido em quatro fragoes, as-
sim denominadas: "guabirus genuinos ou fidalgos propria-
mente ditos; guabirus corcundas, que sao os espoletas dos 
fidalgos e dos galegos; guabirus republicanos e guabirus 
saquaremas"; as duas ultimas especies, porem, eram cons-
tituidas de homens "probos e honestos". 

Nao faltaram, quase sempre, versos transcritos ou ori
ginals, nas colunas do orgao por excelencia politico, inclu
sive do poeta F . A. Cezario de Azevedo. Divulgavam-se Cor-
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respondencias diversas, a ressaltar algumas do jornalista 
Antonio Borges da Fonseca, preso em Fernando de Noro-
nha, em conseqtiencia de sua participagao na revolugao de 
1848/1849. 

Terminado o ano e comegando 1851 sem alteragao, O 
Echo veio a sofrer modificagoes a 1.*̂  de setembro: cresceu 
o formato para 37 x 25, a tres colunas de 16 ciceros; colocou 
sob o titulo a indicagao: "Jorna\ Politico, Social e Noticio-
so", e subiu o prego da assinatura para 2$000 por serie de 
20 niimeros, passando para 100 reis o custo do exemplar. 
Ainda apos, no cabegalho, a sentenga de M. Ortolon: "Tres 
unidades existem no coragao do homem: um Deus, uma 
Patria, uma Familia; uma destas unidades e o povo, porque 
povo, patr ia e sempre a mesma ideia, sob dois aspectos di-
ferentes". 

Constou do texto uma curiosa advertencia: as colunas 
d'O Echo ficavam franqueadas aos criticos teatrais, contan-
to que nao envoivessem a politica em seus artigos; "porque, 
neste caso, publicaremos somente os que pertencerem ao 
lado liberal, cuja causa defendemos"; a redagao nao perde-
ria seu tempo com teatros nem os freqiientaria enquanto vi-
vesse a politica saquarema. 

Tendo como impressor Manuel Rodrigues Pinheiro, se-
guiu-se a publicagao com regularidade, bissemanalmente, 
assim entrando 1852. Nao havia t regua na campanha con
t ra o Partido Conservador e a predominancia do comercio 
portugues, mant ida constante polemica com A Uniao. O go-
verno provincial, entretanto, aqui e acola, merecia-lhe en-
comios. A edigao de 28 de maio, por exemp^.o, dizia ser o 
Presidents Sousa Ramos "o sol radiante que veio dissipar o 
espesso nevoeiro que ameagava desabar sobre nossas cabe-
gas", afirmando que continuava a dar-lhe apoio no Ministe-
rio, para o qual fora chamado, embora se tratasse de "um 
Ministerio tao desacreditado". 

A edigao de 9 de julho dedicou sua primeira pagina, 
toda em tarja, ao falecimento do revolucionario Pedro Ivo 
Veloso da Silveira, "uma das estrelas que mais abri lhanta-
vam o horizonte da regeneragao da patria", conforme reza-
va o necrologio. Logo mais, anunciava-se haver sido posto 
em liberdade, a 21 de agosto, o jornalista Borges da Fonseca, 
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0 qual, em artigo intitulado "Aos brasileiros", declarou que, 
"depois de 34 meses de atroz perseguigao", estava pronto 
para reatar a campanha pro-Constituinte, apenas descan-
sasse das atribuigoes que sofrera. 

Eliminado da Sociedade Liberal Pernambucana, por 
desobediencia as instrugoes politicas de^a emanadas, Inacio 
Bento de Loiola defendeu-se, num artigo de duas paginas, a 
23 de novembro, das acusagoes que teriam motivado aquela 
reso^.ugao. 

A 3 de Janeiro de 1853, O Echo Pemambucano augura-
va, para "compensagao de tantos males" proporcionados 
pelo transato, um ano propicio, "que abrira, nos fatos da his-
toria, uma nova era, fazendo por uma vez baquear a infer
nal politica luso-saquarema, e que nos t rara brevemente a 
Constituinte soberana". 

Melhorou, entao, a parte redacional do periodico, cuja 
materia se tornou mais variada. Criou-se a segao "Correio 
Semanal", de "critica joco-seria", destinada a dar conheci-
mento aos leitores das noticias "tanto politicas como impo-
liticas, ciunpridas e curtas, grossas e finas, tesas e murchas, 
velhas e novas". Apareceu o folhetim "Palavras dum cren-
te" (2) . Intensificaram-se as "Noticias da Patr ia" . Prosse-
guiu a campanha contra o "comercio a retalho exercido por 
estrangeiros". Raros anuncios. E aumentou para 120 reis o 
custo do exemplar. 

Encerrou o ano a edigao de 16 de dezembro. Ne .̂a fez o 
redator um retrospecto de sua situagao, fi'isando que segui-
ra "uma marcha mais moderada, sua linguagem nao foi tao 
exaltada", em virtude da moderagao das administragoes ge-
ral e provincial "e mesmo das autoridades policiais". Nao 
deixou, porem, de alimentar polemica com os conservadores 
Diario de Pemambuco e A Uniao e com O Liberal Pemam
bucano, orgao da Sociedade Liberal Pernambucana. 

Prosseguiu o jornal em 1854, a 7 de Janeiro, em cuja 
quarta pagina firmou Bento de Loiola a nota a seguir: "O 

(2) esse t rabalho, iniciado n'O Conciliador, devla logo ter prosseguldo 
n 'O Echo, sendo sempre prote lado. 
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abaixo assinado e o unico encarregado da diregao d'O Ek;ho 
Pernambucano . As correspondencias e aniincios, quer de in-
teresse publico ou part icular , so serao entregues ao abaixo 
assinado ou, em car ta fechada, a pessoa de sua famllia". 
Noutra nota pedia-se que os assinantes, devedores de mais 
de um ano, pagassem para cont inuar a receber a folha (3 ) . 

A guisa de folhetim, comegou, na edigao de 10 de fe-
vereiro, a publicagao, em rodape, do "Projeto de reforma co-
mercial, com a indicagao do meio seguro da nacionalizagao 
do comercio", apresentado ao governo de S . M . I , pelo d r . 
Luciano Lopes Pereira . 

Defendendo o governo de Jose Bento da Cunha e Figuei-
redo, o redator d'O Echo, na sua interminavel polemica com 
O Liberal Pernambucano, rebateu, inclusive, criticas de Ve
ri tas e do Dr ***, pseudonimos em que se ocultava o "chefis-
ta maceioense" Jose Angelo Marcio da Silva, o mesmo que, 
em 1850, redigira os primeiros editorials do jornal de Loiola. 
O Xenofonte, em Correspondencias de Maceio, participou da 
polemica com Veritas. 

In terrompida a circulagao a 19 de novembro, comegou 
1855 com a edigao de 9 de Janeiro, em formato maior, de 
45 X 30, quatro colunas de 16 ciceros, tendo elevado o pre-
go da ass inatura para 3S000 por serie de 25 niimeros, e pa ra 
160 reis o exemplar. Pela primeira vez constou do cabega-
Iho: "Propriedade de Inacio Bento de Loiola, reda tor" . 

Prosseguiria, segundo o editorial, a carreira encetada, 
acompanhando a opiniao publica sem renegar as crengas li
berals, censurando e elogiando as autoridades, quando ne-
cessario; empenhando-se, finalmente, pela industr ia e obras 
piiblicas. 

No n . ° 5 dessa nova fase instalou-se, em rodape, o "Fo
lhetim Politico", de Alpha. Surgiram novas Corresponden
cias, focalizando, sobretudo, a politica de Goiana, cujo juiz 
de direito, Jose Nicolau Rigueira Costa, pouco antes t am-
bem criticado como chefe de policia, viu publicado, a 16 de 

(3) Avisos s eme lhan t e s v lnham sendo publ icados perlddicamente, desde o 
prlmelro ano, e o foram at6 o fim, porque jamais faltaram assinantes relapses, 
mal jk hoje de mais de um s6culo de exlstencla. 
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fevereiro, o "poema epico" "Rigueirada", assinado por A. 
Pinheiro de Mendonga, ocupando o Canto I cinco colunas 
batidas. Comegou assim: 

"Heroi na maldavez e na impostura, 
Juiz trombudo, corrutor, perverso, 
Dragao nas furias, javali nas obras, 
No veneno falaz, serpente as tu ta" . 

Por todo o ano, manteve O Echo sua posigao de folha 
polemista, liberal e nacionaUsta. A 8 de Janeiro de 1856 foi-
-Ihe novamente o formato aumentado, atingindo 50 x 31, a 
cinco colunas de composigao. Assinatura anual — 12$000. 
Num retrospecto dos acontecimentos, escreveu o redator, 
que mudara de atitude quando a politica local: 

"A ominosa administragao do sr. Conselheiro Jose Ben
to, durante o ano preterito, foi a mais deploravel e fatal, por-
que expandiu, na provincia, o germe da imoralidade e pre-
varicagao a mais infrene". 

Sobre o dominio portugues do comercio a reta^ho, lia-se, 
em meio a extensas consideragoes: " . . .a opiniao das massas 
a respeito expande-se; e nao ha publicista e estadista que, 
bona fide, exiba a solugao do problema, que encontra entra-
ves e dificuldades insuperaveis a resolve-lo com sabedoria e 
no interesse real do pais". 

No ano em referenda, o bissemanarlo divulgou impor-
tantes artigos de Antonio Rangel de Torres Bandeira, inclu
sive em defesa do escritor luso Antonio FeUciano de Casti-
Iho. Liam-se raras poes:as de A. B. Gilirana da Costa. 

Abriu a edigao de 18 de abril a nota seguinte: "Estamos 
autorizados a declarar, a queni possa interessar, que o sr. 
Inacio Bento de Loiola, proprietario desta tipografia, deixou 
de ser o editor deste jornal desde o dia 18 de margo proximo 
passado. No arquivo da Municipalidade ex'.stem as partici-
pagoes convenientes acerca do que fica anunciado". Na edi
gao seguinte, lia-se: "Impresso por Manuel Bernardo Pe-
reira". 

Pouco depois, o proprietario da tipografia, declarando 
haver-se afastado da atividade por motive de enfermidade, 
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pedia excusas aos leitores pe .̂os senoes verificados na im-
pressao, devidos a inexperiencia do novo encarregado da ti-
pograf ia . 

Nao se alterou a posigao do jornal, de combate ao go-
verno provincial de Jose Bento da Cunha e Figueiredo, subs-
tituido, a l.'^ de junho, pelo conselheiro Sergio Teixeira de 
Macedo. 

Em conseqliencia da campanha, foi Inacio Bento de 
Loiola, no mes de abril, chamado a prestar contas a justiga, 
por delito de imprensa, denunciado pelo administrador da 
Casa da Detencao, Florencio Jose Carneiro Monteiro. Entre-
tanto, o processo arrastou-se lentamente. Pronunciado, o 
reu foi a juri no dia 22 de dezembro do ano seguinte, sendo 
absolvido (4) . 

A epidemia do colera, na provincia, teve constante co-
bertura do periodico, a par da batalha, entre a alopatia e a 
homeopatia, pela primasia na cura dos enfermos, com gran-
de participagao do dr . Sabino Pinho, apostolo do sistema 
que vinha revolucionando a Medicina (5) . 

Encerrou-se a existencia d'O Echo Pernambucano com 
o n.o 48, ano VII (alias, VI), de 25 de junho de 1856 (Bib. 
Pub. E s t . ) . 

A ESMERALDA — Periodico Dedieado as Pernambuca-
nas — Impresso na tipografia de Manuel Figueiroa de Fa-
ria, circulou o n . ° 1 (que foi tambem o ultimo), no dia 7 de 

(4) O Jornal do Comniercio (substitute d'O Echo), em sua edlcao de 26/12/ 
1857, descreveu, em artigo intitulado "Memoravel triunfo da Imprensa", a sessao 
do Tribunal do Juri em que foi julgado o alferes de segunda linha Inacio Bento 
de Loiola no "processo por abuso de liberdade de exprimir o pensamento", ins-
taurado por insinuagao do presidente Jose Bento da Cunha e Figueiredo, porque 
tivera "o arrojo de admitir, em seu periodico, algumas censuras severas, mas 
justas, contra o ex-presidente e seu espoleta-mor". Fecharam-se os "canais, tanto 
no juizo inferior, como superior, a defesa do denunciado"; dai o fato de ter side 
pronunciado e submetido a jiiri, durando tudo mais de um ano. Flnalmente, 
absolvido, "venceu a Imprensa, e venccu com dignidade". Os doze jurados "de-
ram o triunfo as ideias do seculo — liberdade de exprimir o pensamento". 

(5) A epoca do colera em Pernambuco, o dr. Sabino Pinho, entao deputado, 
apresentou h Assembleia Provincial um projeto de criagao da cadeira de Homeo
patia no Ginasio Pernambucano, sendo porem derrotado ("O diabo a quatro na 
cidade", n'O Echo Pernambucano de 20/5/1856) . 
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setembro de 1850. Prego do exemp^.ar — 40 reis, em varies 
pontos da cidade (In "Avisos Diversos" do Diario de Per-
nambuco). 

O FORMIGAO — Periodico Politico e Moral; Critico, 
Satirico e Comico — Saiu a luz do publicismo no dia 7 de 
setembro de 1850, em formato de 22 x 15, a duas colunas de 
composigao e quatro paginas, como substitute d'O Patulea. 
Pequena vinheta, sobre o titulo, mostrava um guabiru ca-
valgado por um formigao. Impresso na Tip. Liberal, a rua 
Estreita do Rosario n . ° 15, subscrevia-se a 1$000 por serie 
de 25 niimeros, custando 100 reis o exemplar. Editor — A. 
M. O'C. Jersey. 

Constava do "Prospecto" de abertura: "Queremos fazer 
rir OS nossos leitores a custa das maze^as dos nossos adver
saries politicos, a ver se conseguimos a emenda destes", 
adiantando: "Asseveramos aos nossos amigos que nao esca-
para guabiru que deixe de chupar sua escovadela; e ai! da-
quele que se fizer bonito de corpo, porque entao sera retra-
tado no Formigao com todos os ff e r r" . 

"Entenda-se por guabiru — esclareceu — tudo que nao 
6 liberal puro e decidido". 

Inseriu mais um artigo sobre a data; poesias em ^.ouvor 
de Pernambuco e uma reportagem satirico-humorj^stica, fe-
chando a edigao o Aviso seguinte: "Os senhores a quem gra-
tuitamente remetiamos O Patulea podem mandar buscar 
nesta tipografia O Formigao". 

No n . " 2, quando o formato foi aumentado para 27 x 18, 
comegou a segao "El Nicolau Segundo, Pa\mat6ria do Mun-
do", encimando-lhe o titulo uma xilogravura, cujo desenho 
representava um "tribunal correcional" e seus componen-
tes, tendo o executor das correigoes, de nome Pao Duro, pal-
matoria a mao, a ergue-la contra pacificos cidadaos. 

Em comentario do n.° 4, ocupou-se o desabusado orgao 
dum assassinio verificado em terras do Brejo da Madre de 
Deus, do qual teria sido mandante o conego Joaquim Pinto de 
Campos, delegado de poUcia do referido municipio, que, na 
edigao de 26 de setembro, foi alvo de tremenda adjetivagao, 
como se vai ler: 
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"Como se atreve um malvado, com descarada e insolita 
audacia, a ameagar aqueles que clamam, que bradam pela 
punigao do assassino, do reprobo, do impio, do sacrilego, do 
devasso, do Calabar, do dilapidador, do passador de cedulas 
falsas, do salteador, do traidor, do canibal, do sedutor, do fal-
sario, do infame, do Judas, do ladrao, do desavergonhado, do 
corruto, do blasfemo, do velhaco, do selvagem, do perverso, 
do arrenegado, do demonio coroado, do monstro bipede com-
posto de todos os vicios e crimes?!!!" 

Em conseqiiencia de tao audaciosa linguagem, o sacer-
do ofendidb intentou processo contra O Formigao, mas nao 
passou da primeira audiencia. Na edigao de 7 de outubro 
era Pinto de Campos "excomungado" pelo "Tribunal Corre-
cional" de El Nicolau II, segao satirico-humoristica que per-
maneceu durante toda a existencia do jornal. Outra segao 
de boa verve foi a intitulada "Ferroadas do Formigao". Al-
guns versos, no mesmo estilo ou com pretensoes a epicos, 
eram divulgados, inclusive nos ns . 14 e 25, em saudagao ao 
lider rebelde Pedro Ivo. 

Continuou a atuagao joco-seria d'O Formigao, sempre 
a desferir ferroadas contra o "padre Campos assassino", 
contra A Uniao e A Marmota Pernambucana e contra a tur-
ma saquarema-guabiru-conservadora, ate o n . ° 26, de 5 de 
dezembro de 1850, ultimo publicado. 

Nao foi, todavia, por vontade propria que o jornalista 
O'Connel encerrou a carreira do seu jornal. O fato ocorreu 
como a seguir se resume, consoante extensa carta publica-
da no diario A Imprensa, de 14 de dezembro do mesmo ano, 
precedida de palavras de apoio ao redator prejudicado: 

A Tip. Liberal achava-se em poder de O'Connel, em-
prestada por Jose Higino de Miranda, "ao qual estava ela 
cedida de ha muito pelo proprietario, o falecido Francisco 
Borges Mendes, em razao de uma hipoteca sobre a mesma 
tipografia, da quantia de 600$000". No dia 6, comegou o 
jornalista a ser importunado por oficiais de justiga, ate que, 
no dia 9, Ihe invadiram a residencia, com mandado de se-
qiiestro do Juiz de Orfaos, a requerimento de Camilo Hen
rique da Silveira Tavora, "que se intitulava tutor dos meno-
res filhos do falecido Borges", conduzindo todo o material, 
constante de "quatro estantes, tres pares de caixetas, dez 
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gales, um prelo de pau e tipos para um periodico em quar
to" . Estava composto um numero do jornal "e os esbirros 
o levaram". Tudo isto teve a cumpi-icidade do delegado Ba-
rata, que mandou prender O'Connel, sob a alegagao de que 
se recusara a entregar a tipografia (1) (Bib. Piib. Est. e 
Bib. N a c ) . 

A FADA — Folha humoristica fingindo seriedade, sur-
giu a 14 de setembro de 1850, em formato de 21 x 15, com 
quatro paginas. Confeccionada na tipografia d'A Voz do 
BrasU e impressa em papel de cor, constava do Expediente 
nao ter dia certo para sair, custando o exemplar 40 reis. 
Sob o titulo, lia-se: "— Manas, fademos? Fademos". E ain-
da: "Permita Deus que quem tantos males tem causado ao 
nosso pals seja condenado a execragao piiblica". 

Consoante o artigo de abertura, A Fada estaria em todo 
lugar, com poderes magicos, advinhando tudo e predizendo 
o futuro. Mas era "uma Fada boa, amiga da humanidade" . 
Que queria ela? "Queria o bem da humanidade"; a garanti? 
"dos direitos socials; o pobre, o proletario garantido e respei-
tado" . Queria tambem a Constituinte e vinha "fazer com-
panhia aos jornais e periodicos liberals", 

Outro artigo, as "Cartinhas que A Fada achou" e "Va-
riedades" completaram a edicao de estreia. 

Obediente ao programa tragado, circularam mais duas 
edigoes, a 25 de setembro e 2 de outubro, ai terminando a 
existencia do orgao joco-serlo, cujo ultimo editorial criticou 
desabridamente o bissemanario conservador A Uniao (Bib 
Pub. Est. e Cole?. Fern. Pio). 

O BRADO DA INDIGNAgAO — Periodico Anti-Zoilo — 
Circulou a 3 de setembro de 1850, em formato de 22 x 15, 

(1) No registo d'O Formigao, a pSgina 233 dos "Anais", escreveu Alfredo 
de Carvalho que a "extrema virulencia" de O'Connel "desagradou aos proprlos 
correllgionSrlos liberals, e a publicacao terminou com a prisao do redator por 
abuso da Uberdade da Imprensa". 

Salvo no tocante k virulencia, errou o ilustre bibliografo nas suas conclusoes. 
Tanto nao desagradou a linguagem panflet^ria do jornalista, que os chefes li
berals se cotizaram, doando-lhe outra tipografia, na qual veio ele a imprimir 
O Paladim, em 1851. A prisao decorreu de simples abuso de autoridade, durando 
apenas 17 horas. 
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com 20 paginas de coluna larga, fora a capa, impresso n a 
tipografia do Diario de Pernambuco, a rua das Cruzes 
(nome ant igo) , D . 3 . Trazia sob o t i tulo: " . . . L a y on, 
Macduff,/And damn ' d he be t h a t cries;/hold enouph!" 
(Shakspeare) , e mais: "Principiemos, Zoilo, e maldito seja 
o que primeiro disser — bas ta ! " . 

Lia-se, a guisa de Expediente: "Nao h a u m perlodo fixe 
pa ra aparigao do Brado da Indignagao, de modo que sera 
reguiada conforme o pedirem as c i rcunstancias . Da mesma 
sorte e indeterminado o numero de suas paginas, que terao 
de variar n a proporgao das mater ias , resul tando do aumen-
to ou diminuigao delas a devida alteragao no prego". Prego 
do exemplar — 240 reis . 

Ocupando tres paginas, em tipo corpo 8, batido, o edi
torial de apresentagao ocupou-se da imprensa academica, 
onde eram "observadas as leis da moralidade, para depois 
langar-se O Zoilo, redigido por u m a fragao virulenta do cor
po academico de Olinda, u m a fragao como que gangrena-
da, a qual por si mesma desprendeu-se do seu todo" . . . Alu-
diu oos "obreiros desta pasquinada, escrita em linguagem 
hermafrodita", afirmando haver o aparecimento do Zoilo 
provocado grande indignagao. 

Todos OS artigos a seguir, sem assinatura , crit icavam, 
com virulencia desmedida, o mencionado jornal e seus reda-
tores, entre eles "um sr . Figueira" . 

Sem outro assunto senao o a taque sistematico a litera-
t u r a d'O Zoilo, circulou sem data o segundo Brado da Indig
nagao, cont inuando o numero de paginas ate o total de 40 
(Bib . Nac . ) . 

O MEDICO DO POVO EM PERNAMBUCO — 6rgao de 
Propaganda Homeopatica — Saiu a lume no dia 2 de outu-
bro de 1850, em formato de 31 x 22, com quat ro paginas de 
duas colunas . Abaixo do titulo, em torno de u m a cruz, t ra
zia as seguintes frases: "Similia, similibus c u r a n t u r " . "Uni-
t a s remedii — Doses min imae" . "Experientia ixi homini 
sano" (Hahnemann) . "Querer e poder" . "Tout est dans 
t ou t " (Jacolot) . "Caridade sem limites:/Ciencia sem privi-
legios" (Melo Mora ls ) . 
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Em coluna dupla, ainda como parte do cabegalho, reza-
va o Expediente: "O Medico do Povo em Pernambuco (1) § 
propriedade de seus redatores dr. Sabino Olegario Ludgero 
Pinho, dr. Alexandre Jose de Melo Morais e Joao Vicente 
Martins, os quais cedem todos os direitos a favor de qual-
quer pessoa que o queira reimprimir por sua conta integral-
mente. Publica-se as quartas-feiras e sabados; subscreve-se 
na tipografia da sra. Viiiva Roma — rua da Praia n.** 55 
— por 2$000 o trimestre; nao se vendem numeros avulsos. 
O abaixo assinado e a pessoa unica encarregada de toda a 
gerencia ativa e passiva deste jornal — Francisco August© 
d'Oliveira". 

A segunda metade da pagina de frente foi ocupada por 
uma carta dirigida ao padre Miguel do Sacramento Lopes 
Gama, assinada pelo redator J . V. Martins, que o convi-
dava para uma discussao "acerca da verdade teorica e pra-
tica da homeopatia", alvo de restrigoes daquele jornalista, 
pondo-lhe a disposigao as colunas do periodico. 

Na segunda pagina, uma "Declaragao", assinada pelos 
redatores, explicava os objetivos da publicagao, a constituir-
se em cadeia, sendo primeiro da serie O Medico do Povo da 
Baliia; segundo, o de Pernambuco, estando programados ou-
tros orgaos da mesma especie para o Maranhao, Para, Rio 
de Janeiro, Lisboa e Porto, uma vez que Martins era cirur-
giao portugues, fazendo parte do programa "a uniao, cada 
vez mais intima", entre Portugal e o Brasil. 

Toda a demais materia da edicao de estreia constituiu-
se de literatura de propaganda homeopatica, sendo o jornal 
distribuido gratuitamente. 

Seguiu-se regularmente a vida do periodico, sempre re
plete de artigos assinados pelos redatores ou sem assinatu-
ra, sem jamais sair do programa propagandistico. Martins 
repelia as opinioes de Lopes Gama, que continuou discor-
dando da ciencia de Hahnemann, atraves das colunas do 
Diario de Pernambuco, tendo a apoia-lo o semanario O Echo 

(1) O dIArlo liberal A Imprensa dedlcou ao aparecimento do peri6dlco um 
artlgo de pfigina intelra — a prlmelra — de encomlos, termlnando por oferecer 
suas colunas para secundar o debate em prol da extensao dos conheclmentos da 
homeopatia. 
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Pernambucano. fiste voltou-se, com a maxima virulencia, 
contra o n . ' ' 16 da folha homeopatica, que fora demasiado 
rispida com o ex-redator d'O Carapuceiro. 

A partir do n , ° 7, O Medico do Povo comegou a publica-
gao duma materia nova: os Estatutos do Gabinete Portugues 
de Leitura. 

Impresso na Tip. Viuva Roma «& Filhos, a rua da Praia 
n . ° 55, menos o n.** 7, que o foi, excepcionalmente, na Tip. 
Nacional, a rua Direita n.° 5, 2.° andar, a folha terminou o 
primeiro trimestre com o n.° 21, de 24 de dezembro, nele 
inserindo o Aviso: "De ora em diante, continua a ser publi-
cado debaixo da diregao dos srs. dr. Sabino Olegario Lud-
gero Pinho e dr. Pedro de Ataide Lobo Moscoso". 

Nao obstante o Aviso, tudo indica que a publicagao 
parou ai (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (2). 

O RECREATIVO — Jornal Moral, Critico e Teatral — 
Impresso na tipografia da Viuva Roma & Filhos, saiu o pri
meiro numero a 7 de outubro de 1850, em formato de 30 X 
22, com seis paginas a duas colunas de 16 ciceros. Prego da 
assinatura trimestral — 1$000. 

O editorial de apresentagao, sob o titulo "Adverten-
cia", levando em consideragao que "o teatro e o termometro 
infalivel da ilustragao de um povo", justificou o aparecimen-
to da folha, adiantando: " . . .gragas ao desenvolvimento do 
espirito de sua populagao e a animagao de um governo que 
soube conhecer as suas necessidades e procurou, quanto Ihe 
foi possivel, satisfaze-las, a cidade do Recife ja hoje possui 
um teatro". 

Tomando sobre os ombros "a dificil e penosa tarefa de 
estabelecer uma critica", acentuou: "Nosso linico fim, pois, 
e recrear e instruir, aperfeigoando a arte, porque esta, sem 
a perfeigao, sem a critica, e como um jardim abandonado, o 
qual, perdendo, de uma a uma, as flores que o decoram, bem 
depressa cobre-se de plantas parasitas e bravias. Analisare-

(2) Na Blblloteca Publica do Estado s6 exlste comprovante do n . " 1, unlco, 
por sua vez, menclonado nos 'Anals", de A. de Carvalho. Por coincldgncia, a 
colegao da Blblloteca Nacional comega com o n .° 2. 

I 
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mos, sucintamente, todas as representa?6es do Teatro Santa 
Isabel, e nao sera o manor dos nossos cuidados, a par de 
nossas observagoes, a escolha de artigos apropriados e con-
ducentes ao fim que nos propomos". 

Completaram a edigao de estreia o artigo "Os Teatros" 
e um "Comunlcado", de quase quatro paginas, repleto da 
mais acre censura as cronicas teatrais do medico Joaquim de 
Aquino Fonseca, inseridas no diario A Imprensa . 

So apareceu o n .^ 2 no dia 10 de novembro, ainda com 
seis paginas, para continuar, semanalmente, com apenas 
qua t ro . Comegou com o artigo "A poesia", que so prosseguiu 
no n . ° 6 e, apesar do "continuar-se-a", nao teve fim. Alem 
de uma pagina de poesias sem assinatura, outro "Comuni-
cado" destinava-se novamente, a criticar, com o maximo 
azedume, o medico Aquino Fonseca. Aconteceu, entretanto, 
que, ao escrever o tal "Comunicado", quando ja ia na me-
tade das 'audas, dois amigos do redator, acercando-se da 
mesa onde escrevia, Ihe asseguraram que o artigo d'A Im
prensa, sem assinatura, a que estava respondendo, fora re-
digido por Antonio Pedro de Figueiredo, o Cousin fusco. 
Nao sofreu alteragao a catllinaria, que continuou, no mes-
mo diapasao demolidor, mudando tao somente de alvo. 

Nao fez outra coisa O Recreativo, em suas edigoes con-
tinuadas, senao atacar A Imprensa e o seu folhetinista tea-
tral, ao passo que defendia, a toda altura, o empresario do 
Teatro Santa Isabel ao mesmo tempo ator, Germano Francis
co de Oliveira. 

A partir do n . ° 7, duplicou de formato, divulgando o Ex-
pediente a seguir: "Subscreve-se para este periodico a 2S000 
por doze niimeros, saindo uma vez por semana; recebem-se 
anuncios dos srs . anunciantes a 20 reis por linha, e para os 
que nao o forem a 80 reis, e as repetigoes a metade do preco 
estipulado, no largo do Colegio, loja do Livro Azul". 

Comegaram ai longos folhetins, assinados por Arion, de 
crILica teatral e, enquanto a^guns editorials focaMzavam, em 
carater doutrinario, a politica partidaria, conclamando 
"uma pernambucanizagao", "um so corpo", outros clama-
vam contra o diario liberal A Imprensa, desferindo, por 
outro lado, ataques, cada vez mais insolitos, contra o dr . 
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Joaquim de Aquino Fonseca. Nao faltou, porem, uma com-
pensagao literaria, desde a adogao do novo forma*o: a'em do 
seu artigo "Pureza de elocugao", Antonio de Rangel Torres 
Bandeira divulgou diferentes produgoes poelicas, bem como 
Filadelfo A. Ferreira Lima e Manuel Rodrigues do Passo. 

Extinguiu-se a vida d'O Recreative com o n.** 13, datado 
de 21 de fevereiro de 1851, exatamente quando principiava 
a segunda serie do jornal "que tantas maldigoes" tinha "so-
frido" (Bib. Piib. Est . ) • 

A LIBERDADE — Entrou em circulacao a 14 de no-
vembro de 1850, obedecendo ao formato de 21 x 16, com 
quatro paglnas de duas colunas. Impresso na T pografia 
Uniao, trazia, sob o titu^o, os seguintes conceitos de Mr. 
Bavoux ("Filosofia Politica"): "Quando um partido, que 
abusou do poder, o perde, sua queda e sem remedio. — Todo 
partido que se mancha em sangue tarde ou cedo o espia e se 
aniquila para sempre". Prego do exemplar — 20 r e s . 

O artigo de abertura nao apresentou programa, mas 
constituiu uma hosana a Liberdade. Seguiram-se dois co-
mentarios de observagoes politicas, em linguagem um tanto 
arrevezada. 

Mais duas edigoes foram publ cadas: a 22 de novembro 
e 14 de dezembro. Continuou, em melhor estilo, a apologia 
da Liberdade, terminando com assuntos de natureza militar, 
em apoio ao Governo Imperial (Bib. Piib. E s t . ) . 

O ARTISTA BRASILEIRO — Periodico Politico, Liberal 
e Social — Surgiu no dia 16 de novembro de 1850, sendo im
presso na oficina grafica d'A Voz do Brasil, em papel de cor, 
formato de 21 x 15, com qualro paginas de coluna larga 
Lia-se abaixo do titulo: "As revolugoes, fatais necess.dades, 
inevltaveis intermitencias da vida das nagoes, nao se fazem 
jamais em vao" (Mr. de Lamartine) . Assinava-se a 1$000 
por 25 numeros, pagos adiantadamente, custando o exem
plar 40 reis. 

O editorial de apresentagao, intitulado "Uma palavra ao 
leitor", focalizou as aspiragoes democraticas do povo per-
nambucano, manifestadas em 1817 e 1848, assim arrematan-
do: " . . .aparece O Artista Brasileiro para prestar o seu con-
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tingente a obra da reorganlzagao brasileira e, debaixo da 
bandeira alevantada no campo da guerra — a Constituinte, 
dizer o que pensa, porque a revolugao e politica e social, e 
porque vamos caminhando para o reinado complete da de-
mocracia. Os que duvidam esperem pelo tempo". 

Os demais artigos e notas ocuparam-se em a^ertar os ar-
tistas contra o predominio dos estrangeiros, princ'palmente 
Portugueses, defendendo principios de moralidade. 

Apesar de tanta disposigao, o pequeno orgao nao pas-
sou do primeiro numero (Bib. Pub. E s t . ) . 

O JAN BIXENTE — Orgao Analitico-Joco-Serio Contra 
o Charlatanismo Medical — O n . ° 1 publicou-se a 16 de 
dezembro de 1850, em formato de 21 x 15, com quatro pagi-
nas . Impresso por Jose dos Santos Torres, sem mencionar 
tipografia, d.stribuia-se gratuitamente. Apresentou, sob o 
titulo, a seguinte quadra: 

"Sabendo o fraco do povo, 
O ganhador charlatao 
Procura o maravilhoso, 
Recorre a Religiao". 

Inseriu, como apresentagao, um artigo sem titulo, que 
encheu, Uteralmente, a edigao, em tipo corpo 7, batido, todo 
ele de critica ao homeopata portugues Joao Vicente Martins, 
cognominado Jan Blxente (1), um dos redatores do perio-
dico O Medico do Povo em Pernambuco. 

Aludindo a retirada, por "motives morais", do padre 
Lopes Gama da polemica que, atraves do Diario de Pernam
buco, mantivera com Joao Vicente Martins, advertiu o reda-
tor do Jan Bixente encontrar-se pronto para continua-la. 
Declarava guerra ao "charlatao", prometendo fazer um in-
ventario das sandices d'O Amigo do Povo em Pernambuco. 

(1) Dando as razoes do titulo do jornal, assim se explicou o nao Identifl-
cado redator: do mesmo modo que a denomina?ao de Quixote signlficava cava-
lelro andante; Zollo, o satirlco Invejoso e desassizado; Messalina, a mulher de-
vassa; Tartufo, o hipocrita, e tc . , Jan Bixente queria dizer: "charlatao e mal-
criado". 

O clrurglfio Joao Vicente Martins fol o fundador, em 1850, do Gabinete Por-
tugufis de Leltura de Pernambuco. 
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Nao e que condenasse, absolutamente, a homeopatia, que, 
como sistema de medicina, continha algumas verdades; 
condenava, sim, o empirismo do charlatao. 

Circulando bissemanalmente, a folha continuou, em 
longos artigos, a criticar "o charlatao Jan Bixente", cha-
mando-o, inclusive, "Dr. Chikapouff", "o impostor" e "re-
finado tratante". 

O n.° 3 saiu, excepcionalmente, com seis paginas, tal 
a extensao dos comentarios redacionais. ComeQou ai o "In-
ventario de sandices" d'O Medico do Povo, "obra prima do 
charlatao Jan Bixente das frascatas e cataratas". Foram, 
assim, analisados os artigos do jornal homeopata, frisando 
o redator, ja na ultima edigao: 

" . . . a homeopatia nas maos da ignorancia e do empiris
mo, a homeopatia exercida como uma mera especulagab, ou 
pechincha, e um insulto as leis, e uma ofensa a razao publi-
ca, e um desoforo, e uma pouca vergonha". 

O Jan Bixente finou-se com o n.° 6, de 8 de Janeiro de 
1851 (Bib. Pub. Est.). 





MERITO JORNALISTICO 





Carta do presidente da Ordem dos Velhos Jornalistas, 
do Rio de Janeiro, GB, ao autor da "Historia da Imprensa 
de Pernambuco", datada de 7 de abril de 1969: 

"Prezado confrade: Tenho a satisfagdo de comunicar-
Ihe que o Conselho do Merito Jornalistico, organismo criado 
pelo Dec. 52.206, de 28 de junho de 1963, atendendo propos-
ta formulada pela ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS 
e por unanimidade de votos, em reunido plena, realizada a 
20 de margo passado, concedeu-lhe a Medalha do Merito 
Jornalistico, no setor Historia e Biografia. 

Funcionou como relator, no processo respectivo, o Con-
selheiro Dr. Luiz de Castro Sousa, representante do Insti-
tuto Historico e Geogrdfico Brasileiro, de cujo Parecer junto 
a copia presente. 

Devo observar-lhe que a distingdo ora outorgada — a 
maior existente no Jornalismo brasileiro — embora reco-
nhecida pelo Governo da Unido, dele ndo sofre influencia de 
nenhuma especie. ^ premio de colegas a colegas, balanceado 
0 valor de cada um. 

A imposigdo das insignias do Merito sera feita, solene-
mente, nesta cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de maio, 
Dia da Imprensa, em local e hora em tempo fixado, ocasido 
em que conto com a presenga do prezado colega. 

Felicitando-o, em meu nome e no dos companheiros da 
ORDEM, pelo exito alcangado, sirvo-me da ocasido para 
apresentar-lhe saudagoes cordials. — NELSON ALVES, Pre
sidente". 

P A R E C E R 

"0 jornalista e escritor LUIZ DO NASCIMENTO nasceu a 15 de dezembro 
de 1903, na cidade de Gravata, Estado de Pernambuco, filho de Manuel do Nas-
cimento de Jesus e de D. Henriqueta Bezerra do Nascimento. Fez o curso prima-
rio na Escola Piiblica de sua terra natal, tcndo ingressado com 14 anos de idade 
na tipografia do semanario Gravataense. Redigiu, depois, em colaboragao com ou-
tros jovens, pequenos orgaos humoristicos, fazendo, igualmente, a composiQao e a 
impressao desses periodicos. 
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Transferindo-se, definitivamente, para a cidade do Recife, em fins do ano 
de 1926, iniciou-se nas lides jornalisticas diarias, come(;ando na revisao e depois 
passando para a redagao, tendo trabalhado nos seguintes orgaos: Jornal do Recife, 
Correio-Jornal, Didrio da Manha, Didrio da Tarde e Jornal do Commercio. Neste 
ultimo, depois de niais de 30 anos de "batente", afastou-se, per aposentadoria, em 
1964. Colaborou no Jornal Pequeno, no vespertino A Noticia, na Folha da Manha 
e continua publicando seus Irabalbos, desde 1950, no Diario de Pernambuco. 

LUIZ DO NASCIMENTO exerccu tambem atividadcs na imprensa periodica 
da capital pcrnambucana, como redator do Bolelim da Associagdo Comercial de 
Pernambuco, diretor do Bolelim Canavieiro e do anuario Presenle de Natal. Foi 
correspondcnte d'A Nolle e das revistas A Nolle Ilustrada, Vamos Ler e Carioca, 
publicagoes do Rio de Janeiro, e da agenda telegrafica Associated Press. 

Na vida associativa ocupou cargos de diregao no Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Recife c na Associa(;ao da Imprensa de Pernambuco, e partici-
pou de varios congresses nacionais de jornalismo. 

A paixao pelas lelras e pelo jornal fez LUIZ DO NASCIMENTO voltar-se 
para a pesquisa historica, em 1952, quando come^ou a percorrer os accrvos das 
bibliolecas e arquivos, particulares e piiblicos, tanto de Pernambuco como de 
outros Estados. Rcalizou, entao, uma obra de folcgo, escrevcndo a "Historia da 
Imprensa dc Pernambuco: 1821-1954", dividida em quinze volumes, dos quais se 
encontram publicados tres, com os subtitulos: Didrio de Pernambuco, Didrlos do 
Recife: 1829-1900 e Didrlos do Recife: 1901-1954. Deu a lume, ainda: Imprensa 
Periodica Pltoresca de Pernambuco, 1954, postcriormente incluida no livro 0 Jor
nal Por Dentro e Por Fora, 1962; A Imprensa Vltorlense no Seculo XIX, 1967; Uni 
Decenlo de Imprensa e Vlda, 1968; Tres Meslres de Dlrello no "balenle" do Jornal, 
1966. 

De sua autoria encontram-se prontos para publicagao os seguintes outros 
trabalhos: Rotelro de Jornallslas Pernambucanos; Marlirologio do Jornallsta Borges 
da Fonseca; 0 admirdvel Nasclmenlo Feltosa; Diciondrio Pernambucano de Pseu-
donlmos e Rolelro Jornallsllco de Manuel Cailano. 

Para o admiravel cronista pernambucano Nilo Pereira, e Luiz do Nascimen-
to ". . .grande pesquisador, a quem a historia do jornalismo deve o que nao pode 
pagar". 

Realmente, o acervo da obra monumental deste jornalista representa traba-
Iho beneditino e da mais aha valia para as letras brasileiras. E a consagragao 
dos homens da pena e a exalta^ao de um servi(;o publico — a imprensa —, cujo 
manancial sobre a evolugao de falos e costumes de nossa gente e material ines-
timavel. 

Nas paginas amarelecidas dos diarios, encontram-se gravados eternamente os 
problemas poh'ticos, os acontecimentos socials, administrativos e economicos da 
velha provincia, mas os homens que os registraram ficaram totalmente esquecidos 
e somente agora ressurgem pelo esforgo e perseveran^a de Luiz do Nascimento, 
para glorificagao do jornalismo brasileiro. £le escreveu, propositadamente, na in-
trodugao do volume II de sua "Historia da Imprensa de Pernambuco": "Nestas 
paginas perpassam nomes que conheceram a gloria das letras indigenas, lumina-
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res do arligo de fundo e da cronica, do artigo cientifico e do comentario ligeiro, 
do conto e da poesia; herois da reportagem, da noticia e da revisao, alem da 
turma administrativa". 

E, por compreender o valor incalculavel da obra de Luiz do Nascimento, a 
Universidadc Federal de Pernambuco resolveu por bem publica-la na Imprensa 
Universitaria, medida que muito enobrece e real^a os seus primordiais objetivos 
na disseminagao da cultura patria. 

Luiz do Nascimento, pclo seu trabalho meritorio sobre a historia da impren
sa de Pernambuco, foi agraciado pclo Governo do Estado, a 31 de Janeiro de 
1963, com a "Medalha Pcrnambucana do Merito", recebendo a laurea pelo entao 
governador Cid Sampaio. Mercceu, igualmente, os premios "Cidade do Recife" e 
da Academia Pcrnambucana de Letras, ambos de 1964. 

E Socio Efetivo do vcnerando Instituto Arqueologico, Historico e Geografico 
Pernambucano e socio corrospondente dos Institutos Hisloricos de Igarassu e de 
Vitoria dc Santo Antao, c recentcmentc foi distinguido como socio correspondente 
da ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS. 

Em face dc scus tilulos, trabalhos e toda uma vida devotada ao jornalismo, o 
candidato Luiz do Nascimento, inscrito na Segao "Historia a Biografia", justifica 
plcnamente o seu ingresso na Ordem da Medalha do Merito Jornalistico, cuja con-
cessao representara uma parcela modesta daquela divida que e ressaltada pelo es-
critor Nilo Pereira. 

A consideragao do Colendo Conselho. 
Rio de Janeiro, 9 de niargo de 1969. — Luiz de Castro Sousa, — Conselheiro 
Relator do INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO' 

HOMENAGEM DE JORNALISTAS A JORNALISTAS 

Sob o tilulo acima, o Boletitn Mensal da Ordem dos Vcllios Jornalistas, do 
Rio de Janeiro, Gb, noticiou, dctalhadamcnte, a solcnidade da imposi^ao da Me
dalha do Merito Jornalistico, que ocorrcu a 13 dc maio de 1969, no Auditorio da 
Associa^-ao Brasilcira de Imprensa. 

Presidiu o ato o confrade Nelson Alves, presidente da Ordem e um dos di-
retores da revista Manchete, presentcs todos os membros do Conselho do Merito, 
OS Vclhos e divcrsas outras personalidades. 

Em nome do Conselho e da Ordem, falou o escritor e jornalista Marcos Almir 
Madeira, presidente do PEN Clube do Brasil, que tragou breve biografia de cada 
um dos agraciados, salientando suas qualidades jornalisticas. 

Agradecendo a homenagem, discursou o jornalsta escritor Godofredo Tinoco, 
o qual definiu o jornal como "o sexto sentido de um povo", sendo sua alma o 
jornalista, "o soldado desconhecido da grande cruzada humana", que "combate e 
vence; vence pcla tenacidade, porque combate pelo bem comum". 
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Foram os seguintes os profissionais galardoados com o premio maximo da 
imprensa brasileira: 

Carlos Castelo Branco, Rodrigo Soares Junior, Godofredo Nascentes Tinoco, 
Antonio Gentil Cordeiro, Zeia Pinho de Rezende Silva, Jaime Ferreira de Vas-
concelos, Armando Fay de Azevedo, Flavio Costa e Luiz do Nascimento, de dife-
rentes regioes do pais. 

Por motivo de saiide, nao pode comparecer o ultimo da lista, representando-o, 
na solenidade, o jornalista e escritor Joaquim Inojosa. 

G R A T I D A O 

O agraciado autor da "Historia da Imprensa de Pernambuco" deixa aqui ex-
pressa sua maxima gralidao aos companheiros, mais do que tudo amigos, Belfort 
de Oliveira, Nelson Alves, Luiz de Castro Sousa e Joaquim Inojosa; a Ordem dos 
Velhos Jornalistas e ao Conselho do Merito Jornalistico. 
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Prove que sat 
mJssos devolvendo c( 
A Biblloteca. 

Topico de Joaquim Inojosa, ali
tor da serie de livros "O Movi-
mento Modernista em Fernambu-
co" (23.7.1968, no Diario de Per-
^Lavihiico): 

"Obra de excepcional vulto na 
historia da imprensa brasileira, ii 
"Kistoria da Imprensa de Per-
nambuco" pode classificar-se den-
tre as obras de carater definitivo". 

Da segao "Livros", por Acdcin 
(pseudonimo de J. P. Gastal), no 
Correio do Povo. de Porto Alegre. 
RGS, edigao de 30.7.1968: 

"Trabalho de pesquisa idonea e 
acurada. que demoroii anos, atra-
ves de arquivos e bibliotecas de 
tr.do o territorio pernambucano, o 
llvro de Luiz do Nascimento e uma 
fonte rica da qual emanam deta-
ll:es OS mais euriosos da vida de 
jornais e de .jornalistas, como s6-
bre as arduas e constantes dispu-
tas nas quais se empenharam as 
penas mais brilhantes do jornalis-
mo naquela regiao do Brasil. O III 
\olume da "Historia da Imprensa 
cie Pernambuco" imp6e-se, em es
pecial, pelos conhecimentos que 
fornece ao leitor, elucidando cej'-
tos acontecimentos e esclai'ecendo 
Etitudes de jornalistas de vulto, a 
sua epoca mal interpretados. Luiz 
dc Nascimento encarrega-se Je. 
em notas explicativas, por as coi-
sas nos sens justos lugares". 

Trecho de uma carta de Danton 
Jcbim, presidente da Associaqao 
Brasileira de Imprensa (13.8.1968), 
ao Governador Nilo Coelho: 

"Trabalho de tamanho folego e 
importancia iniciou-o Luiz do Nas
cimento ha alguns anos, por con-
ta propria, su.jeito a toda sorte de 
Scicrificios — ele e sua familia —, 
exclusivamente por amor ao seu 
oficio e devocao a terra natal. Os 
tomos que de sua obra ja vieram 
a lume honram as letras patrias. 
Fieis as fontes, honestos na in-
terprelagao dos fatos, redigidos 
com apurado gosto, constituem-se 
em n.ananciais da imprensa e dos 
fastos economicos, politicos e so
cials de Pernambuco. E obra por-
tentosa, sem nenhum similar nou-
tra parte do pais". 
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