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"Historiador da imprensa pernam-
bucana, isso o levou ao Institute Ar-
queol6gico, como reconhecimento de 
sua capacidade de pesquisa. Incan-
sivel tern sido ele na sua tarefa, Ne-
nhum jornal Ihe escapou ao olho in-
dagador. Ate mesmo jornais interio-
ranos, escritos a mao, ele os leu e 
anotou. E se hoje alguem quer co-
nhecer a imprensa pernambucana, 
aos volumes de Nascimento tem de 
recorrer, e la vem tudo, com as de-
vidas minucias. 

£sse trabalho e tambem de histo
riador. E de historiador nao so da 
imprensa, especificamente. mas da 
pr6pria sociedade, porque esta se re-
flete nos jornais com uma tenacida-
de que ninguem pode ignorar. Dizem 
que o jornal se vai depressa. duran-
do o espago de u'a manha, como as 
rosas de Malherbe. Quern pensa a<;-
sim, va as velhas colegoes. leia tudo 
e sinta a palpitagao da vida. Que 
h^ paixoes, isso ha, pois seria pre-
ciso exigir a inocencia da imprensa 
para Ihe tirar a vaidade. Quanto do-
cumento que so nos jornais se en-
contram! Cartas, artigos. comentarios. 
entrevistas — quem podera dizer que 
tudo isso passou? E os amincios, a-
caso nao exprimem as epocas com os 
seus costumes, suas diferengas, seus 
encantos? Nasrimento e roteirn so-
guro. E se o temos ao lado, numa 
pesquisa. nada melhor: ele tem tudo 
na ponta da lingua para nos infor-
mar" . 

(Das "Notas Avulsas", N. P . (Nilo 
I 'cicirai , Jornal do Commercio " 1. 

1969). 

"Realmente, Luiz do Nascimento. 
num esforgo beneditino, bem dificil 
de encontrarmos igual na epoca tu-
multuosa que atravessamos, mencio-
nou titulos de artigos e noticias im-
portantes, polemicas travadas por 
gente ilustre, campanhas politicas que 
agitaram o pais, mudangas de corpo 
redacional. orgaos que Ihe fizeram 
competencia, informes sobre o for-
mato do jornal, numero de paginas e 
referencias as edigoes especiais, tu
do isto atraves de notas fidedignas, 
isentas de quaisquer duvidas". 

(Do artigo "Impressoes de Leitura". 
Carlyle Martins, O Estado. Fortaleza, 

, . Ceara, 4.12.19641. 
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Nova serie de publicagdes, da mais diferente periodicida-
de, aparece neste volume da "Historia da Imprensa de Per-
nambuco". Compreende uma fase alta de nossa vida jorna-
listica, jd amadurecida nos embates do partidarismo politico, 
encruada no setor polemico e fortalecida pelo dinanismo in-
telectual. 

Acham-se nele estudados 329 orgdos, integrando os anos 
de 1851 a 1875. Sao semandrios, quinzendrios, anudrios e os 
dt circulagdo irregular, de vida curta ou curtissima e ate de 
alguma longevidade; de todos os feitios e formatos; de card-
ter especifico; literdrios, noticiosos, caricatos, humoristicos, 
OS mais variados especimes. 

Perpassam em suas pdginas, em suas colunas, a par de 
certa turma menos credenciada, nomes que tiveram, a epoca, 
o mdximo relevo nas letras indigenas e nas letras pdtrias. Foi 
o auge das folhas academicas, em que brilhavam J. Campos, 
ou seja, Joaquim Jose de Campos da Costa Medeiros e Albu
querque, 0 I, Borges Leal Castelo Branco, Pedro de Calazans, 
Pedro Autran da Mata e Albuquerque, os irmdos Gusmdo Lo-
bo, Almeida Braga, Aires de Albuquerque Gama, Henrique 
Pereira de Lucena, Antonio Vitruvio, Luiz Guimardes Junior, 
Maciel Pinheiro, Tobias Barreto, Castro Alves, Jose Higino, 
Carneiro Vilela, Gongalves Ferreira, Franklin Doria, Franklin 
Tdvora, Altino de Araujo, Antonio de Sousa Pinto, Silvio Vas-
concelos da Silveira Ramos, depois transjormado em Silvio 
Romero; Celso Magalhdes, Jodo Batista Regueira Costa e tan-
tos outros, que logo passavam das bancos academicos para a 
banca de advogado, para a politica, a diplomacia e o propria 
jornalismo, mais diletante do que profissional, chegando al-
guns a atingir pontos altos na administraqdo publica. 

Surgiram, entdo, os primeiros jornais ou revistas de Di-
reito e Jurisprudencia, sobretudo redigidos por Nascimento 
Feitosa e Jose Austregesilo. Vieram, por outro lado, as fo
lhas caricatas, servidas pelo sistema de litogravura, introdu-



zido no Recife ao findar-se a decada de 1851/1860 e que re-
volucionou a pacatez provinciana. E surgiu, depois de 1870, a 
famosa Questdo Religiosa, que proporcionou a maior cober-
tura jornalistica jd verificada no Recife, intensamente vivida 
na imprensa didria e extravasada para a imprensa do piano 
periodico, que a explorou, sobretudo, pelo lado jocoso, satiri-
co, atraves do epigrama e da charge, do ridiculo e da desfa-
gatez. 

O desenrolar da >existencia dos orgdos cogitados neste vo
lume nao deixa de constituir mais um resumo da historia 
mesma de Pernambuco, roteiro vivo para pesquisadores que 
ao ramo dediquem suas inclinagoes. 

Em tudo empreguei o mdximo de esforqo para transmi-
tir ao possivel leitor de hoje, ou de cinquenta, cera anos adi-
ante, a informagdo precisa de todo o material avistado nas 
bibliotecas, arquivos e colegoes particulares, aproveitando, 
inclusive, o roteiro do historiador Alfredo de Carvalho, na sua 
obra "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821/ 
1908", infelizmente cheia de omissoes e incorregoes. 

Entrego, pois, aos estudiosos e d posteridade, este quin-
to volume, a que outros se seguirdo. 

L. do N. 

Rua Coronel Joao Jose de 
Figueiredo, 72 — Sitio Novo 
— Olinda, Pernambuco. 
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1851 

O DIABO NO RECIFE — Numero I (e linico), circulou 
no dia 22 de fevereiro de 1851, em formato de 27x18, com 
quatro paginas de duas colunas, impresso na Tipografia 
Uniao, situada a rua da Uniao n° 9. Sob o titulo trazia o con-
ceito: "O maldizente bem intencionado e o homem mais util a 
sociedade que pode existir. . . Isto e um servigo que se faz 
ao todo e nao um insulto que se faz ao particular" (Jorn. 
Encicl.). 

Pretendendo que a publicagao prosseguisse, divulgou ex-
tenso expediente, sobretudo anunciando que seria entregue 
mediante a paga de 80 reis. 

Constou sua materia de uma "Introdugao" a respeito da 
chegada do Diabo ao Recife, em boa linguagem humorlstica, 
seguindo-s£-lhe "O Diabo Negociante", uma "Corresponden-
cia" de Lapidoth, mais uma nota ligeira e alguns versos (Bib. 
Piib. Est.). , ^ 

O NACIONAL — orgao de orientagao conservadora, saiu 
a lume no dia 6 (1) de marpo de 1851, obedecendo ao forma
to de 36x26, com quatro paginas a tres colunas de 14 ciceros. 
Impressor — J. D. Sousa. Expediente: "...publica-se as 
quintas-feiras e sabados de cada semana (nao sendo dias san-
tos de guarda), na tipografia de Santos & Cia., onde se rece-
bem todas as comunicacoes e correspondencias relativas a re-
dagao da mesma folha. Vende-se avulso por 100 reis na loja 
de livros de Dourado, largo do Colegio n° 6, onde se subscreve 
a 2$000 por trimestre pagos adiantados — sem diferenga de 
portes para as folhas que forem remetidas pelo Correio". 

(1) Nao no dia 8, como registou Alfredo de Carvalho, nos "Anais 
da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821/1908". 
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O editorial de apresentagao, de quase duas paginas, foca-
lizou o poder da imprensa e seus efeitos no tocante ao bem e 
ao mal, condenando "os efeitos perniciosos da imprensa des-
vairada". Quanto ao seu programa de agao, t ra tar ia de ques-
toes externas e internas, acentuando: " . . . c e r t o s de que a 
independencia nacional deve encher a alma do verdadeiro 
patriota, pugnaremos sempre em prol dos direitos nacionais". 

"Sustentaremos os principios de liberdade, mas seremos 
eminentemente ordeiros. Defenderemos a Monarquia repre-
sentativa e a Constituigao polltica do Imperio dos ataques 
dos pseudo-liberais". 

"Militamos sob as bandeiras do governo, mas nem per 
isso deixaremos de censurar os empregados prevaricadores, 
que consideramos um verdadeiro flagelo da sociedade". 

Ocupar-se-ia, finalmente, de duas questoes "vitais para 
o pais: a nacionalizagao do comercio e o trafico dos africanos". 

Outro longo artigo redacional atacou a imprensa da opo-
sigao, ou seja, a imprensa liberal, dizendo que esta vociferava 
"contra as autoridades provincials, emprestando-lhes perfi-
das intengoes". E acentuou: "Os seus jornais exalam tao 
mefiticos vapores que, para alguns deles, bem util era que 
houvesse uma quarentena e que passassem por fumigagoes 
e processos depuratorios, a fim de nao irem infetar a incau-
tos leitores". 

Logo enfrentou, com veemencia de linguagem, o Diario 
Novo, A Imprensa, tambem diario, e, depois, O Echo Pemam-
bucano, todos da familia liberal, enquanto defendia a admi-
nistragao do Presidente Jose Ildefonso de Sousa Ramos. 

Seguiu-se com regularidade a circulagao do jomal prin-
cipalmente redigido por Jeronimo Martiniano Figueira de 
Melo, dando curso a prolixos editorials em abono dos pon-
tos de vista do Partido Conservador, inclusive comentando 
aspectos da Revolugao Praieira e acusando os respectivos li-
deres de depredagoes e saque cometidos quando da invasao 
do Recife a 2 de fevereiro de 1849. 
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Divulgava, enquanto isto, sucessivas correspondencias 
politicas do Rio Grande do Norte e nao faltavam transcri-
Qoes da imprensa do sul do pais. 

Foi curta a sua existencia, que findou no mes seguin-
te com o n° 15, de 30 de abril, quando Os Redatores d'O 
Nacional firmaram a seguinte nota explicativa: "For mo-
tivos poderosos e embaragos imprevistos, temos assentado 
suspender a publicagao da nossa folha; logo, por6m, que tais 
embaragos houverem desaparecido, O Nacional apresentar-
se-a de novo em campo, para a defesa do Trono e das insti-
tuigoes do Imperio e realizagao das patrioticas e importan-
tes medidas que constituem o seu prorama". 

Nao voltou jamais (2) (Bib. Pub. Est.). 

O MOC6 — Periodico Pequenino e Gostosinho — En-
trou em circulagao a 12 de maio de 1851, formato 21x15, 
com quatro paginas de coluna larga. Impressor — M. Pinto 
C. Pessoa, sendo o trabalho material da Tipografia Nacional, 
situada a rua do Passeio Publico n° 18. Trazia, sob o titulo, 
a quadra: 

"Fugi, guabirus, 
Do esperto Moco; 
As suas pesquisas 
Nao escapa um so". 

Foi o seguinte o artiguete de apresentagao: "Quem ha 
ai que nao saiba que moco e uma especie de doninha, grande 
antagonista dos ratos? Ora, "guabiru" (3) rato e; logo, te
mos que este nosso Moco nao sai a luz senao para dar caga 
aos "guabirus", animals daninhos, e que e precise nao dei-
xar assenhorear-se da terra. O Moco, pois, vai por-se em cor-

(2) O venenoso O Echo Pemambucano, do liberal genuine Ina-
cio Bento de Loiola, nas "Noticias da patria" de sua edigao de 
30/5/1851, inseriu a verrina que aqui vai transcrita: "Consta que os 
15 niimeros d'O Nacional que se publicaram nesta cidade foram pa
ges pela cota da policia designada para papel, penas, tinta, livros, 
etc. Quem duvidar veja a despesa que a policia fez, nos meses de 
margo e abril, relativamente a esses objetos. Assim e que se pode 
escrever, hein, sr. Figueira de Melo?" 

(3) Como era chamado, pelos liberals, o politico conservador. 
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reigao: farejara por todos os cantos e recantos e, onde hou-
ver guabiru, nao o deixara solto e livre. Nao ha de tocar na 
vida privada de nenhum; isso nao, que e muito mal feito; 
mas desde ja advirta-se que falar do magistrado venal, do 
empregado prevaricador, do ladrao convicto, do assassino 
privado, do toleirao reconhecido por tal, nao e vida privada. 

"E quantas vezes por semana, ou por mes, saira em seus 
varejos o nosso Moco? Sera quando puder ser. E a como, 
cada niimero? Sao quarenta reis, ja se sabe: e prego inva-
riavel. Advirta-se, outrossim, que O Moco tambem ira a 
Corte, dara e comentara noticias. O Moco, ja se ve, e um 
oposicionista fura-bolos e cata-piolho. Ha-de mecher com 
muita coisa. Vamos a isso". 

Grande parte da pequena edigao foi dedicada a odis-
seia do capitao Pedro Ivo, que figura da prisao, no Rio 
de Janeiro, onde se encontrava cumprindo pena de pri
sao perpetua, como um dos chefes da Revolugao Praieira. 
"Logo que aqui chegou a noticia — acentuou o narrador 
— OS guabirus ficaram com as calgas nas maos" . 

Circulando, a principio, bissemanalmente, atacava o 
Partido Conservador, atraves da satira e do ridiculo, em 
querela constante com A Uniao, ura de cujos redatores, Flo-
riano Correia de Brito, apelidado "o rolha", era o mais vi-
sado entre os chamados "guabirus". 

Nao faltavam, igualmente, poesias, sobretudo de exal-
tagao ao feito de Pedro Ivo. A edigao de 16 de junho, n° 7, 
divulgou interessante "Padre Nosso dos Praieiros". 

A essa altura, O Moco veio a publicar-se uma vez por 
semana, para terminar feito bimensario, mas sem fixar da-
tas . No n° 13 mudou de impressor, sendo o primeiro subs-
tituido por M. F . Chaves. E, logo mais, uma vez divulga-
do o n° 15, a 15 de setembro, expirava o desabusado jornal 
da Praia (Bib. Pub. Est.). 

O MUNDO DA LUA — Periodico Politico e Joco-Serio 
— Circulou, pela primeira vez, a 14 de junho de 1851, tra-
zendo abaixo do titulo uma vinheta da Lua com meio rosto 
de mulher, seguindo-se-lhe a quadra: 
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"Vou dizer nesta folhinha 
A verdade nua e crua; 
Nao se admire ninguem i ..Vi:/ 
Qu'eu vim do mundo da lua". . 

Impresso por M. P . C. Pessoa, na Tipografia Nacional, 
apresentou-se em formato de 30x20, com quatro paginas de 
duas boas colunas de composigao. Redagao a cargo de Je-
ronimo Vilela de Castro Tavares, entao detido na Forta-
leza do Brum, como um dos chefes da Revolugao Praieira. 
Custava cada exemplar 60 reis. 

Fechou a ultima pagina a seguinte "Declaragao": O 
Mundo da Lua nao tem assinantes, mas vende-se avulso 
pelo prego que ja se sabe, e sai a luz do dia sempre que for 
possivel ao seu redator. Aceita-se correspondencias e qual-
quer obra que for concebida em termos precisos e decentes 
6 no sentido em que a folha e escrita; mas desde ja se faz 
publico e notorio que e necessario que, havendo responsa-
bilidade, tais papeis sejam assinados, porque o tempo nao 
esta para gragas, e ninguem esta para pagar as favas que 
o asno comeu. Logo que se puder ha de ser anunciado o 
lugar fixo em que a folha se venda". 

Ocupando duas paginas e meia, o artigo de abertura 
descreveu uma viagem a lua e as peripecias por que passou 
o redator numa maquina de papelao, construida "de Dia
ries Velhos, Lidadores, Unioes, Carrancas, Estrellas, Brasi-
leiros, Capiparibes (1), e tc . , e tc ." , papelao em que desco-
briu estarem grupados os nomes dos "guabirus" persegui-
dores dos presos politicos da revolugao de 1848, tudo numa 
linguagem de contundente satira, visando a politica con-
servadora, que ocupava o poder. Continuaria, nas edicoes 
subsequentes, a relatar o que t inha visto na Lua. 

Acrescentaram-se ao numero de estreia dois poemas 
chistosos, de critica politica. Esclareceu, por fim, uma "No-
ta bene": "O Mundo da Lua e um periodico politico e joco-
serio e ocupa-se, principalmente, do que vai la por cima, 
mas nem por isso abandona os negocios ca de baixo". 

(1) Plural de titulos de jornais conservadores, sendo o primei-
ro um apelido dado ao Diario de Pernambuco. 
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Mantendo, em prosseguimento, o programa tragado, 
com as cronicas do mundo da lua, que era o proprio governo 
brasileiro, a par de glosas, sonetos e quadras epigramati-
cas, o periodico divulgava comentarios serios de critica aos 
"guabirus" e sua politica; atacava, com veemencia, o Sena-
dor Nabuco de Araujo, o ex-chefe de policia Figueira de 
Melo, o Monsenhor Pinto de Campos e o deputado padre Ve-
nancio Henrique de Rezende, ao qual chamou "um dos ho-
mens mais abjetos e despreziveis", porque ele se pronuncia-
ra contra a anistia para Pernambuco. Combatia, sobretudo, 
o periodico conservador A Uniao, em rija polemica. 

Ao atingir o n° 8, dizia o redator haver muita coisa 
ainda a contar do mundo da lua, mas as circunstancias 
exigiam que so falasse da terra. Um dos comentarios da 
edigao em apreco assim concluiu: 

"A Praia nao quer o poder sem o triunfo dos princi-
pios; a Praia nao faz guerra de posigoes; e mentira, e ca-
lunia, e miseria dos "guabirus". A Praia o que quer e que 
a gente "ordeira" (2) tenha, ao menos na policia, homens si-
sudos, honestos e nao prevaricadores, relapsos, assassinos 
de profissao". 

Os motes a glosar eram constantes, misturando-se ne-
les politica e civismo, como os seguintes: 

"Com tiranos nao comoinam 
Brasileiros coragoes". 

"Nosso bravo Pernambuco 
Nao se curva a tirania". 

"No solo pernambucano 
Nao vigora o despotismo". 

"A besta do Ministerio 
Tem bichos na matadeira". 

Nao se estendeu, entretanto, a existencia do ousado 
jornal, que chegou ao fim com o n*' 10, de 19 de setembro 
(Bib, Piib. Est.). 

(2) O Partido Conservador arvorava-se a qualidade de parti-
do da ordem. . . 
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O APOSTOLO DO NORTE — Fundado em junho de 
1851, publicou-se o n" 8, ano I, no dia 5 de agosto, obede-
cendo ao formato de 48x30, com quatro paginas de quatro 
colunas. Trabalho material da Tipografia Imparcial, da 
Viuva Roma, a rua da Praia n° 55, tinha como impressor 
Manuel Rodrigues Severino Pinheiro. Redator — Joao de 
Barros Falcao de Albuquerque Maranhao. Via-se sobre o 
titulo uma xilogravura (10 cm de al tura) , ao centro, figu-
rando Jesus na montanha, a apontar uma flamula com os 
dizeres: "Deus e a Republica Universal". A sua esquerda, 
lia-se "O Apostolo do Norte nao tem compromisso com as 
fagoes monarquicas, e periodico republicano universal, de 
liberdade e ordem. Publica-se uma vez por semana. Subs-
creve-se a 2$000 por trimestre, nesta tipografia e na rua 
Estreita do Rosario n° 20, 1° andar". A direita, os versos: 

"Que montao de cadeias vejo algadas, 
Com o nome brilhante 

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

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

A. P. de Sousa Caldas. 

A edigao encheu-se de transcrigoes da imprensa de ou-
tros pontes do pais, so inserindo, de original, prolixo artigo 
de propaganda e doutrinagao das ideias republicanas (Co-
legao Amaro Quintas) . 

Outro unico comprovante avistado foi o n° 10, ano II, 
de 30 de maio de 1852 (estava suspense desde varies me-
ses), sem alteracao material. Variado de materia, seu edi
torial, ocupando a primeira e parte da segunda pagina, in-
vocava "o patriotismo de seus concidadaos, nao so para 
assinarem o referido periodico, como para a coadjuvacao 
da compra de uma imprensa", para defender, "no Norte, 
o estandarte da Constituinte brasileira", assim concluindo: 

"Despotas! tremei das vossas injustigas, porque cede 
os povos abrirao os olhos e entao sera eternamente extinto 
o imperio da tirania e supersticao". O redator dizia-se 
"fiel atleta da Republica universal". 
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Noutro comentario, intitulado "A Constituinte", adver-
tiu: " . . . ho j e so seremos livres e ditosos com a Republica 
federativa; tudo o mais e perfidia e ilusao" (Bib. do Inst. 
Arq.). 

A publicagao teve seguimento mais ou menos regular, 
haja vista os anuncios mandados divulgar, a partir de 10 
de setembro do referido ano, no diario A Revolusao de No-
vembro. Constava do primeiro: " . . . todos os homens que 
nao se assemelham aos vegetais ou minerals, que ainda 
nao estao degenerados pela vaidade, perversidade e orgulho 
humanos, adotando as doutrinas d'O Apostolo do Norte re-
ceberao as bengaos do ceu; do ceu que so ama a razao e as 
leis da humanidade. Se, pelo contrario, desprezarem tao pru-
dentes conselhos, serao dignos das pragas e maldigoes do po-
vo e da posteridade, e a pena do remorso sera em proporgao 
de sua impiedade e hipocrisia. Finalmente: quern podera 
deixar de assinar O Apostolo do Norte?" 

Noutro amincio, pediu atengao para longo artigo da 
edigao do dia 20, cujo tema se resumia no seguinte subtitu-
lo: "A Monarquia Constitucional e um monstro de Hora-
cio; e o sonho da estupidez e da perversidade; e a quinta 
essencia da anarquia; e o descobrimento da quadratura do 
circulo! So a Republica federativa fara a felicidade do Era-
sil". 

A 6 de outubro, anunciava: "Quarta-feira, 7 do corren-
te, saira a luz o n° 18 d'O Apostolo do Norte. Tem artigos 
dignos de seria meditagao. . . O redator agora exige toda 
uniao entre os pernambucanos e muita tolerancia, porque 
a tempestade politica nao tarda a retumbar por toda par
te" . Terminou urgindo o pagamento do segundo trimestre, 
pois — esclareceu — o redator nao era rico. 

Em novo apelo as financas dos leitores, no dia 13, in-
dicou-lhes o cobrador Isidro Pedro Nolasco de Carvalho, 
"pessoa de probidade". 

Saiu no dia 29 do mes em referenda a dcrradeira "Pu-
blicagao a pedido n'A Revolusao de Novembro. Depois de 
chamar atencao para a dedicagao dos leitores "na sacros-
santa defesa do genero humano"; para "os raios lumino-



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 29 

SOS da verdade", espalhados pelo O Apostolo do Norte; e 
para as "heroicas paginas de tao valente atleta da liber-
dade", acentuou: "Nao e possivel que O Apostolo do Norte, 
por falta de assinantes, fique paralisado, sem desdouro do 
bom senso". Concluiu solicitando, ainda uma vez, subscri-
goes "para a compra de uma tipografia". 

Nao era sem razao que os contemporaneos do redator 
o apelidavam Barros Vulcao. . 

A publicagao teria continuado, irregularmente, ate 1854, 
conforme o registo, nos "Anais", de Alfredo de Carvalho, o 
qual, todavia, nao chegou a manusear um so exemplar. 

A PALMEIRA PERNAMBUCANA — 6rgao literario, 
surgiu no dia 2 de agosto de 1851, em formato de 22x16, 
com quatro paginas de duas colunas, sendo impresso na 
tipografia Imparcial, da Viuva Roma. Trazia, abaixo do ti-
tulo, a quadra a seguir, de M. Fonseca de Medeiros: 

"Eu gosto de ver frondosa 
Na minha terra a palmeira 

' Balougando os ramos belos 
Ao soprar d'aura fagueira". 

Assinando o artigo de abertura, aludiu Francisco Anto
nio Cezario de Azevedo a tarefa que se propunha de, redigindo 
um periodico, deixar estampados os seus "primeiros pensa-
mentos, os primeiros frutos" de suas "locubragoes, logo ao 
desabrochar da juventude", frisando, depois de outras consi-
deragoes: 

"Tudo o que pode recrear, instruir e deleitar; poesias, 
criticas, alguma li teratura e, em seguida, as mais raras ex-
tragoes; eis em resumo o que vai ser desenvolvido em nosso 
periodico, debaixo do titulo de Palmeira Pernambucana". 

A pequena folha reunia, nas suas colunas, produgoes, 
em prosa e verso, dos intelectuais de maior peso da epoca, 
a salientar o proprio redator e A. B . Gitirana Costa, Per-
gentino Saraiva, Alves Cavalcanti e outros. 

Nao foi possivel, entretanto, estender-se mais a existen-
cia d'A Palmeira, cujo terceiro (e ultimo) numero circulou 
a 21 de agosto (Bib. Piib. Est.J. 
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O TIROCINIO HARMONICO — Periodico Musical — 
Saiu o primeiro numero a 5 de agosto de 1851, custando 
1$000 para os assinantes e 1$280 para as demais pessoas, 
vendendo-se em diversos pontes da cidade. Sua materia 
constou "de uma excelente modinha com acompanhamento 
para piano e uma valsa tambem para piano", composigoes 
do colaborador Pedro Nolasco Batis ta . 

Tal era o programa que, segundo anuncio inserto no 
Diario de Pernambuco, se propunha a seguir o pequeno 6r-
gao especializado, mensalmente, nao passando, entretanto, 
da edigao de estreia. 

O PALADIM — Folha de orientagao liberal, entrou em 
circulagao (n° 1, serie I) a 7 de setembro de 1851, no forma
te de 30x21, com quatro paginas de duas colunas. Subscre-
via-se a 1$500 por serie de 25 mimeros, custando o exemplar 
60 reis, do que se podia t ra ta r n a rua do Rosario (Aterro da 
Boa Vista) n*̂  34, ou na Tipografia Social, onde ocorria a 
impressao, pertencente ao redator Antonio Maria O'Connel 
Jersey, a rua Estreita do Rosario n^ 15. Destinava-se a sair 
as segundas-feiras. Trazia abaixo do titulo, em frances e 
portugues, fazendo pendant, a seguinte declaragao de Victor 
Cousin (Introd. au Cours d'Hist. de la Philos. , Mor., e tc) : 
"Sob qualquer forma de governo, estejamos dispostos para 
nao consentir que o poder empregue contra a liberdade as 
forgas que Ihe foram confiadas para a conservagao so da li
berdade" . 

Longo "Prospecto", abrindo o texto e ocupando duas pa
ginas, comegou por exaltar as ideias de progresso e de "soli-
dariedade humana" , para salientar, mais adiante: "O Bra-
sil, apesar de colocado nas entranhas da America, terra clas-
sica da liberdade, e hoje teatro do pior dos governos". 

"Em nenhuma provincia, porem, o despotismo tem-se 
ostentado tao audaz, insensato, imprudente e perverso, e o 
programa do governo ha sido executado em tao alta escala 
como neste malfadado Pernambuco". 

Constava do seu programa: " . . . p u g n a r e m o s pelas re-
formas, que sao lioje condigao indispensavel da salvagao 
piiblica, adotando por divisa a Constituigao soberana e livre, 
que e hoje a cor comum, o distintivo do Partido Liberal do 
Norte". "Ocupar-nos-emos, porem, mais dos negocios e in-
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teresses desta provincia; e, a par da politica de principios, 
trataremos da pessoal". 

Inseriu, a seguir, um comentario s6bre o dia da Inde-
pendencia do Brasil, assim terminado: "Viva a Constituinte 
soberana e livre!!"; e pagina e meia de versos em louvor da 
mesma e suspirada Constituinte, entremeadas as estrofes 
com o refrao: 

"fi tempo, Brasil, 
fi t e m p o . . . acordar! 
Feroz despotismo 
De teu rico solo 
Convem arrancar" . 

Encerrou a edigao a nota "Ao publico", assim concebida: 
"O Paladim publicara todas as correspondencias e anuncios 
particulares que nao forem de encontro ao credo politico de 
sua redagao, e vindo com a responsabilidade legal. Qualquer 
membro do Partido Liberal Constituinte, sofrendo alguma 
perseguigao das autoridades, tem direito a fazer publicar, por 
este periodico, os seus padecimentos, em termos mais ou 
menos veementes, segundo as provas que do fato apresen-
ta r" . 

O artigo principal do n'̂  2 constituiu uma especie de de-
poimento: "Eis-nos de novo em campo e prontos a sustentar 
o duelo honroso que encetamos em junho do ano passado 
na publicagao d'O Patulea e continuamos n'O Formigao" 
(1) . Descreveu os obstaculos superados para a impressao e 
distribuigao do primeiro dos dois periodicos; o terror implan-
tado pelo Presidente Honorio Hermeto Carneiro Leao; as de-
portagoes de colaboradores dos jornais liberals, e o combate 
mantido com A Uniao e A Marmota Pernambucana, "orgaos 
da fagao luso-guabiru". Substituido aquele pelo O Formigao, 
desencadearam-se contra o segundo "todas as fiirias do Aver-
no" e deliberou-se o exterminio do redator; " . . .v io la ram 
nosso asilo, arrancaram-nos a tipografia, em cuja posse es-
tavamos legal e pacif icamente . . ." Nao fora a intervengao 
do novo Presidente da Provincia, Jose Ildefonso de Sousa 
Ramos, "talvez os sofrimentos de tao iniqua prisao se nao 
limitassem unicamente ao espago de 17 horas". 

(1) Historiados no volume "Peri6dicos do Recife — 1821/1850" 
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Suspense o segundo periodico, esforgou-se o seu redator 
para adquirir outra tipografia, o que conseguiu mediante a 
ajuda do Partido Liberal Constituinte, alguns de cujos mem-
bros Ihe disseram: 

"Compre a tipografia e escreva com toda liberdade; se 
Ih'a roubarem ou inutilizarem, dar-lhe-emos outra". 

Divulgou, em seguida ao artigo, uma lista dos nomes que 
concorreram para a aquisigao do material grafico. 

Assim prestigiado e animado, O'Connel Jersey, portu-
gues naturalizado brasileiro, prosseguiu sua campanha po-
litica, atraves de editorials macigos, "Notas provincials" e, 
principalmente, as segoes "A exposigao de Londres" e "Va-
rledades", nas quals enchia de ridiculo os malorals do Par
tido Conservador, atraves de apelidos depreclativos (2) . 

A partir do n*̂  4, o cabegalho passou a ostentar o dese-
nho, em xllogravura, de um cruzado, na sua montaria, langa 
em riste, da qual saia uma faixa com os dizeres: "Constitu
inte soberana e livre". Alguns versos, de vez em quando, 
exornavam as paginas d'O Paladim, de carater civico (sau-
dagoes a Pedro Ivo e a memoria de Nunes Machado) ou po
litico, neste ultimo caso repletos de chiste e ironia. Ocorriam 
poesias sem assinatura ou assinadas por Um Constituinte 
Nazareno, por J . S. L. P . B . , Francisco Antonio Cezario 
de Azevedo, C. J . , ABC, M. Fonseca Magalhaes, etc. 

Nao deixou o jornal, igualmente, de focalizar temas ge-
rais, sobretudo de interesse local. Comentando o caso do 

(2) O desabusado periodico de O'Connel, que nao deixava de desan-
car o Padre Joaquim Pinto de Campos, misto de sacerdote e chefe politi
co, divulgou. na edigao de 13 de outubro de 1851, a espantosa "Variedade" 
abaixo transcrita: 

"O homem, por mais perverso que seja, tern sempre uma vir tude. E-
xemplo: ha nesta provlncia um Padre Campos, homem de genio terrivel e 
feroz, reu de muitos crimes, como: homicidio em grande escala, moeda 
falsa, e tc . , etc. fiste homem mete o nariz em todos os ramos da adminis-
tracao publica; meche na polltica de todas as comarcas, meche na forca 
militar, meche na magistratura; ele visita a todos e a todos intriga; ele fala 
mal do seu proprio pail I [ Pois bem: este homem tao mau, tao perverso 
como o acabamos de pintar, tem uma virtude, uma so virtude, e esta mui-
to recomendavel: nunca falou no nome da ilm". e exm*. senhora sua mae!..., 
a cuja mem6ria guarda tao prof undo acatamento que ninguem Ihe ouviu 
ainda, nem per acidens, proferir o seu respeitavel nome! 6 um excelente 
fiUio m a t e r n o . . . beatus venter . . ." 



-^Bff^^PW^^ 

HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 33 

monopolio da carne verde (edigao de 17 de novembro), defen-
deu as boas intengoes do Presidente Sousa Ramos. Conde-
nou o habito de os recifenses procurarem abastecer-se nas 
lojas, alfaiatarias e modas estrangeiras, conclamando-os a 
prestigiar os comerciantes pernambucanos. Divulgava, tam-
bem, Correspondencias, sobretudo de Paudalho, e "a pe-
didos". 

Findou a primeira serie de 25 mimeros com a edigao de 
1*̂  de dezembro, devendo suceder-se um mes de ferias. En-
tretanto, so reapareceu O Paladim a 2 de fevereiro de 1852, 
quando, com o no 26, iniciou a segunda. "Motives impre-
vistos" foram alegados, mas reatava "a tarefa com a mesma 
energia, dedicagao e pontualidade". Acentuou o articulista: 

"Escritor oposicionista, continuaremos a censurar, em 
termos decentes, mas energicos, o governo e sens delegados, 
sempre que se desviarem do trilho que a lei Ihes tem tragado. 
A critica e a satira, como meio coercitivo, serao empregadas 
contra aqueles a quem nao corrigirem as simples admoesta-
Qoes; excetuam-se deste niimero os ja reconhecidos assas-
sinos, ladroes, sedutores, prevaricadores, em suma, para os 
quais nos fica salvo o direito de aplicar todos os meios con-
ducentes a chamar a atengao publica para a escandalosa 
teima do governo na conservagao de tais individuos em po-
sigoes oficiais". 

Alegando "Excessivas despesas", mas nao desejando au-
mentar o custo das assinaturas, a redagao deliberou dimi-
nuir a serie de jornais para 20 mimeros e aumentar o pre-
go do exemplar para 80 reis. Assim procedendo, pedia venia 
aos leitores, "mesmo porque sem ela — concluiu — jamais 
poderiamos {jroporcionar-lhes a inocente distragao de uns 
quinze minutos na leitura deste periodico, que mui interes-
sante se vai tornar". 

A principal segao de critica teve seu titulO' alterado 
para "O grande juri da Exposigao de Londres", ja no fim 
substituido pela "Honrada sala dos Orates no Forte do Ma-
tos", sob a "presidencia do sr. dr. Impofia Cavalcanti". Ou-
tra, que deve ter agradado bastante aos leitores da epoca, 
foi a semanal "Carta de Mr. Topu Roligo, cavaleiro da Ordem 
da Rosa, a sua comadre D. Josefa Banheiro", pondo em ri-
diculo OS politicos conservadores. 
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Em consequencia de audazes ataques a atuagao aa poll-
cia pernambucana, foi o redator O'Connel Jersey agredldo, 
a cacetadas, a 9 de margo pelo inspetor de quarteirao Joao 
Atanasio Botelho, fato narrado e comentado nas edicoes 
d'O Paladim, do dia 11 e seguintes. 

Ao terminar a segunda serie, com o n° 45, de 8 de abril 
de 1852, extinguiu-se a vida do valente orgao e, com ela, a 
carreira de jornalista politico do martirizado redator, o qual 
explicou, minuciosamente, num artigo de quatro paginas 
batidas, os motivos que o levavam a essa resolugao (Bib. Piib. 
Est.; . 

A REVISTA — Periodico e Recreativo — "Saiu o pri-
meiro numero e acha-se a venda na praga da Independencia, 
loja de encadernagao, n*̂  12, e no patio do Colegio, livraria 
do sr. Dourado". Assim foi anunciado, a 10 de setembro de 
1851, nos "Avisos Diversos" do Diario de Pernambuco, em 
cuja oficina se imprimiu. Custava 1$000 uma serie de dez 
edigoes, sendo a publicagao semanal . 

Apos a primeira serie, publicaram-se mais dois mimeros 
da segunda, o ultimo deles datado de 4 de dezembro, ate ai 
sempre anunciados pelo mesmo Diario, 

Segundo Alfredo de Carvalho (obra ci tada), A Revista 
era redigida por Manuel Fonseca de Medeiros. Nao foi pos-
sivel encontrar comprovantes. 

O EXPECTADOR — Publica?ao Teatral, Critica e Li-
teraria — Surgiu no dia 14 de setembro de 1851, em formato 
de 22x15, com quatro paginas, sendo impresso na tipografia 
de M. F . de Faria, a mesma do Diario de Pernambuco. Preco 
do exemplar — 60 reis. Circulagao semanal . 

Sua missao, expressa em alentado editorial, chamado 
"Prospecto", era "concorrer com o seu fraco contingente para 
o aperfeigoamento da arte dramatica, que principia a de-
senvolver-se entre nos, contando apenas um ano de vida em 
Pernambuco". Faria a critica dos artistas, primando sem
pre "pela imparcialidade e justiga". 

A edigao inseriu apreciagoes em torno da exibigao de 
pegas dramaticas nos teatros Santa Isabel e Apolo, assina-
das por G., e uma segao literaria, com poesias de A. B . Gl-
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t i r ana Costa, F . J . F . Gitirana, Antonio Rangel de Torres 
Bandeira e J . M. A. Cavalcanti . 

XJnico comprovante existente (Bib. P u b . E s t . ) , foi tam-
bem o linico registado, interrogativamente, por Alfredo de 
Carvalho (obra citada) . A publicagao, entretanto, esten-
deu-se ate o n^ 8, conforme o Diario de Pernambuco de 24 
de novembro do mesmo a n o . 

O CABO JOSfi PIMENTA — Perlodico Teatral, Noticio-
so, Critico e Divertido — Saiu a luz no dia 29 de novembro 
de 1851, achando-se a venda em diversos pontos da cidade, 
ao prego de 40 reis por exemplar, impresso, em pequeno for
mate , na oficina grafica de M. Figueiroa de Far ia . Assim 
o informou o Diario de Pernambuco, que o fez igualmente, 
quanto ao n° 2, n a edigao de 19 de dezembro. Nao passou 
dai o noticiario. 

1852 

A CAIPORA DE PERNAMBUCO — Perlodico Politico 
e Cronologico — Entrou em circulagao a 2 de Janeiro de 1852, 
obedecendo ao formato de 22x15, com quatro paginas de co-
luna larga . Confeccionou-o a tipografia d'A Voz do Brasil, 
a r u a da Praia n° 45, sendo impressor Joaquim Grasina . 
Expediente:"A Caipora de Pernambuco nao tem dia certo 
para sair: as necessidades do tempo e a concorrencia dos 
pretendentes serao o seu nor te . Vende-se avulso na rua Es-
t re i ta do Rosario n^ 31; no Aterro da Boa Vista n° 47; nesta 
tipografia e em mao do distribuidor d'O Echo Pernambuca-
no, a 40 reis o exemplar". 

Na "Introdugao", concisa, sobre a tradigao da Caipora 
e sua definigao, frisou o articulista que teria o poder de sur-
ra r a quem Ihe caisse nas malhas . Sua politica, nao definida, 
era liberal, mas o redator deixou para o ultimo numero a 
profissao de fe: "A Caipora, srs., e uma entidade fantasmago-
rica e esdruxula; sua politica e a do venha a nos". 

Publicagao semanal, em dias indeterminados, constava 
sua mater ia de notas ligeiras, denunciando fatos escabrosos, 
sobretudo os praticados por pessoas de nacionalidade portu-
guesa. Dentre os politicos conservadores visados pela reda-
qsLO, t i nha destaque o ex-chefe de policia Jeronimo Marti-
niano Figueira de Melo. 
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Circularam, apenas, quatro edigoes, a ul t ima datada de 
27 do miesmo mes de Janeiro. Redagao atribuida a Inacio 
Bento de Loiola (Bib. Pub. Est.;. 

O JARDIM DAS DAMAS — Periodico de Instrugao e Re-
creio, Dedicado ao Belo Sexo — A segao "Publicagoes Litera-
r ias" do Diario de Pernambuco, de 2 de Janeiro de 1852, divul-
gou longo "Prospecto", anunciando o breve aparecimento da 
revista de titulo acima indicado. O redator ocupou mais de 
u m a coluna batida, focalizando a mulher desde os tempos 
primevos, com u m a serie de citagoes. Depois, aduziu: Con-
vencidos de concorrer "para a educagao de nossas belas e amd-
veis patricias", resolvera prestar "um nao pequeno servigo 
a sociedade brasileira", publicando o periodico. 

Nao circulou no dia 4, como estava anunciado, devido 
a certas dificuldades, mas no dia 19 de Janeiro (1), con-
soante nota do referido Diario, que informou: o primeiro 
mimero "contem, na parte recreativa, duas poesias escolhi-
das, dois bonitos romances, dois contos para meninos, um 
jogo de prendas e varias receitas uteis, perfazendo tudo 24 
paginas de impressao em formato grande e muito elegan
t e " . Acompanharam a edigao "duas estampas, uma gran
de, toda cheia de delicados riscos de bordados impressos em 
t in ta azul sobre campo cor de rosa, e uma mais pequena 
com bonitos moldes de labir into". 

Dois unicos niimeros d'O Jardirn das Damas, formato 
de 27x18, foram manuseados pelo pesquisador: o 10° (Bi-
blioteca Nacional), de 30 de maio, e o 13° (Biblioteca Pu-
blica do Estado), de 4 de julho (2) do ano referido, aquele 
contendo 24 e o outro 16 paginas, afora a capa, em papel de 
cor, i lustrada com vinheta de anjo a voar, tendo um livro 
aberto n a mao direita e empunhando, n a esquerda, duas 
fitas, nelas inscrita a divisa: 

"As damas instrugao dou e recreio 
Para gloria do povo brasileiro". 

Impresso na oficina grafica de Manuel Figueiroa de 
Faria, sendo a redagao atribuida a Filipe Neri Colago, des-

(1) Menos cuidadoso, Alfredo de Carvalho (obra citada) registou 
mesmo 4 de Janeiro. 

(2) Outros ferros do historiador foram: ter dado ao n° 13 a data de 
28 de novembro e indica-lo como ultimo publicado. 
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tinava-se, conforme o Expediente, a sair n a "pr imeira e n a 
segunda dominga" de cada mes, dividida a mate r ia em duas 
par tes : Ins t ru t iva e Recreativa, a exemplo do mencionado 
quan to a edigao de estreia . 

O n° 10 inseriu "Dialogos entre Dr . Alberto e suas duas 
filhas D . Carlota e D . Jul ia" ; "Car tas de u m irmao a sua 
i rma sobre a Psicologia e sobre a Logica" e "Ligoes de Ari-
met ica" . A demais le i tura constituia-se de tradugoes de jor-
nais franceses. 

O no 13, alem de recortes e tradugoes, so apresentou 
poesias originals de Jose Ben Saiide e J . M. do Couto Seve-
r i m . Em numeragao seguida, a t ingiu 224 pag inas . 

Decorreram meses sem noticias d'O Jardim das Damas, 
ate que o Diario de Pernambuco de 9 de junho de 1853, nos 
"Avisos diversos", anunciou achar-se em circulacao o no 16, 
que podia ser adquirido n a rua Estrei ta do Rosario no 28, 
1° a n d a r . 

Nove dias apos, n a mesma secao do Diario, publicava-
se energica nota, chamando a atengao dos assinantes relap-
sos, pa ra concluir com a seguinte admoestacao: "Cada nu-
mero do Jardim das Damas que e publicado custa a redagao 
do mesmo de 80S000 a lOOSOOO, nao incluindo os que levam 
figurinos, porque estes cus tam a inda mais, e nao h a u m a 
so pessoa que t rabalhe pa ra esse periodico que nao esteja 
paga em dia; como pois h a de a redagao cont inuar a fazer 
as despesas necessarias a publicagao do mesmo, nao sendo 
OS senhores assinantes prontos em pagar suas ass inaturas? 
Porventura nao bas tam os calotes que tem sido pregados 
a redagao em varias comarcas da provincia, ta is como Rio 
Formoso, Cabo, e t c . , e em a lgumas provincias, nas quais 
existe em divida cerca de 500$000!?" 

Ao que tudo indica, nao foi mais possivel cont inuar a 
publicagao alem do referido no 16. 

O T A B A Y R E — Periodico Politico e Noticioso — Teria 
sido publicado a 5 de Janeiro de 1852, conforme "Avisos di
versos" do Diario de Pernambuco, do dia 2, que indicaram 
varios pontes da cidade onde poderia ser adquirido, custan-
do 2$000 a serie de 25 numeros . 
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Nao houve nenhuma outra informagao a respeito, a nao 
ser o informe dos "Anais", de Alfredo de Carvalho, segundo 
o qual circulara, naquela data, o no 1, seguido de ponto de 
interrogagao. 

BOLETIM COMERCIAL — Sob o titulo "Publicagao 
Comercial", divulgou o Diario de Pernambuco, de 15 de 
maio de 1852: "Publica-se todas as segundas-feiras, nesta 
tipografla, um Boletim Comercial, em bom papel e otimos 
tiDos, contendo os precos correntes dos generos de importa-
cao e exportacao, em portugues, frances e ingles, conferi-
dos por um corretor da praca; declaracao das despesas e di-
reitos dos mesmos, e do porto; entradas, saidas e carrega-
mento dos navios; cambios; moedas; fretes; comparacao 
dos pesos e medidas; relacao dos navios existentes no porto; 
uma revista semanal das vendas e mais movimentos do mer-
cado. Subscreve-se a 12S000 por ano, na livraria no 6 e 8 
da praga da Independencia". 

Nao restam comprovantea desse Boletim, pioneiro no 
genero, o qual. segundo cs "Anais", de Alfredo de Carvalho, 
perdurava ainda em principios do ano seguinte. 

1853 

O ARTISTA PERNAMBUCANO — Em formato de 22x16, 
com quatro paginas de coluna larga, circulou a 25 de Ja
neiro de 1853, impresso na Tipografia Pernambucana, a rua 
Direita no 5. Custava 1$000 a assinatura de 25 numeros e 
40 reis o exemplar. 

Editado e impresso pelo goianense Romualdo Alves de 
Oliveira, o artigo de apresentacao, sob o titulo "O que e a 
Repiiblica!", fez a apologia do regime republicano, aconse-
Ihando sua adocao no Brasil, pelos beneficios que propor-
cionaria ao povo. Apos uma serie de ponderacoes, concluiu: 
"Viva a Constituinte como meio, e a Republica como fim!" 

Outro editorial completou a edigao, focalizando os "tres 
ramos cardiais" da vida brasileira: o Comercio e as Artes 
em mao do elemento estrangeiro e a fraqueza da Agricul-
tu ra . Nao havia o que esperar dos partidos Conservador e 
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Liberal: qualquer um que subisse nao deixava de apoiar os 
"marinheiros", "ficando o povo logrado". E mais: "Um po-
vo magnanimo como e o brasileiro nao deve de maneira al-
guma sujeitar-se a vontade de crueis Portugueses". Ao ter-
minar , ergueu o grito: "Guerra de morte aos estrangeiros!". 

No artigo "AtenQao", do no 2, o redator fez questao de 
salientar: "Eu nao me injurio de ser ar t is ta (1), pois a arte 
e o adorno da natureza b r u t a " . E reafirmou: "O governo 
republicano e o governo do homem livre, e o governo mo-
narquico e o do escravo". 

O no 3 abriu a primeira pagina com u m a vinheta fii-
nebre, seguida do ti tulo "2 de fevereiro", em cujo artigo re-
cordou a gloria de Nunes Machado, Pedro Ivo e Luiz Alves, 
frisando: "2 de fevereiro, tu nao seras riscado da lembran-
ca dos republicanos, porque n a t u a frente majestosa mar-
chava, glorioso, Antonio Borges da Fonseca!". 

A par do tema basico, cujos artigos enchiam colunas, 
O Artista Pernambucano combateu "o monopolio das car-
nes verdes", que viera completar a desgraca da populacao, 
rogando ao presidente da provincia que desse lenitivo aos 
seus sofrimentos. 

Do principio ao fim, o jornal denunciou, a miude, t ra-
pagas, roubos e violencias dos "galegos" (Portugueses), pre-
gando a nacionalizacao do comercio a retalho e a implan-
tagao do regime republicano. 

A publicagao, a principio bissemanal, tornou-se irrea;u-
lar, vindo a sair o ultimo numero, o 9°, a 19 de marco (Bib. 
Pub. Est. ; . 

O BRADO DA M I S E R I A — Comegou a circular no dia 
14 de fevereiro de 1853, trazendo sob o titulo, em frances 
e portugues, o lema: "Viver t rabalhando ou morrer comba-
tendo" . Impresso por Manuel de Jesus Oliveira, n a Tip. 
Pernambucana, a rua Direita no 5, adotou o formato de 
22x16, com quatro paginas de coluna larga. Prego do exem
plar — 40 reis. 

(1) Romualdo era tipografo, ao mesmo tempo que jornalista, che-
gando a exercer a advocacia. Anos depois, escreveu o romance "O di-
nheiro, sabedoria e virtude", 96 paginas, publicado em 1875. 
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O editorial de apresentagao, intitulado "Prospecto", em 
tipo corpo 12, ccupou a edigao inteira, focalizando o domi-
nio dos Portugueses e a miseria do povo brasileiro, para con-
cluir que a solugao era "a nacionalizagao do com6rcio a re-
talho e da industria manufatureira . E esta solucao a que-
remos por ora pelos meios pacificos e morals; e a requere-
mos primeiraniente dos poderes do Estado, mas tambem do 
povo". 

No segundo numero apareceu a "Cangao galegal", em 
doze quadras, assim iniciada: 

"Enquanto o sol do verao 
No campo as flores disseca, 
Vamos dar nos marinheiros 
Uma terrivel sapeca. » 

Vamos tosar estas bestas 
Que de la, de Portugal, 
Vem buscar aqui a vida, 
Causando-nos tanto mal . 

i Convem, portanto, pra isso, • 
Que OS brasileiros, unidos, 
Nos ajudem a sovar 
fisses pugas atrevidos. 

Ao Brado da Miseria 
Podem todos recorrer 
Com suas correspondencias, 
Seus artigos de t remer. 

Foi marinheiro, nao poupem, 
Em todos metam rabeca; 
Bom ou mau, foi portugues: 
Ou safa! . . . ou sova, ou sapeca!" 

Nas edigoes a seguir, a par do tema principal, o perio-
dico, que circulou, regularmente, duas vezes por semana, 
combateu, tambem, o monopolio da carne verde, pugnou 
por uma reforma industrial, teceu "consideragoes sobre a 
heranga" e, ja no ultimo numero, o 8°, de 11 de margo, adu-
ziu profissao de fe republicana, frisando em meio a prolixo 
editorial: "A Monarquia degrada o homem" (Bib. Piib. Est.). 
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A JUSTIQA — Entrou em circulacao a 16 de fevereiro 
de 1853, obedecendo ao formato de 35x25, com quatro pagi-
nas a tres boas colunas de composigao. Sob o titulo trazia 
a divisa: "Suum cuique tribuere", sendo impresso por Ma
nuel da Silva Neves, na Tip . da Viuva Roma, a rua da Praia 
no 55. 

Declarava o Expediente: "Publica-se duas vezes por se-
mana , as quar tas e sabados. Prego da subscricao — 2$000 
por trimestre, pagos adiantados. Vende-se avulso a 40 reis 
por mimero, na rua do Crespo no 11, loja de Antonio Do-
mingues Ferreira, onde se recebem assinaturas, bem como 
quaisquer artigos que, de acordo com o programa da folha, 
forem encaminhados a respectiva redagao em car ta fecha-
da, OS quais serao inseridos gra t i s" . 

Abriu a edigao u m a "Par te Oficial" do governo da pro-
vincia, ocupando o rodape um folhetim nas duas primeiras 
paginas. So na terceira apareceu o editorial inti tulado "Nos-
sa missao. Os frutos que dela aguardamos" assim iniciado: 
"Vamos tomar lugar entre os que, bem ou mal, ai se preva-
lecem da imprensa para comunicar aos demais o pensamen-
to em que abundam ou fingem abundar" . 

Mais adiante, frisou o articulista: "Pugnaremos por 
que se faga justiga re ta e inteira a quem quer que seja, sem 
atengao a seu nome, a sua familia, a suas opinioes politi-
cas" . Estigmatizaria o crime e elevaria a vir tude. Concluiu 
solicitando a coadjuvagao do "distinto e honrado brasilei-
ro" que presidia "os destines dest^ provincia", Francisco 
Antonio Ribeiro, tambem louvado no editorial que se se-
guiu . 

No segundo numero, falava A Justiga a cerca da liberda-
de da imprensa, atacando, noutro editorial, a linguagem 
d'O Liberal Pernambucano; depois, ia a polemica, igualmen-
te, com o orgao conservador A Uniao, a proposito dos acon-
tecimentos eleitorais do Rio Formoso, ambos fazendo oposi-
gao ao governo provincial. Em paralelo, focalizava assun-
tos economicos e inseria discursos do seu redator principal: 
o deputado Floriano Correia de Brito, para isto elevando a 
seis, oito e ate doze paginas algumas de suas edigoes. Gran
de espago Ihe tomou o projeto de fixagao do corpo de policia. 
Sucessivos artigos t ra tavam, depois, do problema das comu-
nicagoes, sobretudo fluviais, da instrugao publica e da agao 
dos deputados oposicionistas na Assembleia Provincial. 
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A part ir da edigao de 13 de ag6sto o periodico imprimiu-
se na Tip . Universal, a rua do Colegio n° 20, tomando me-
Ihor feigao grafica. 

Ao findar a gestae do presidente Francisco Antonio Ri-
beiro, teceu, na edigao de 27 de abril, os mais derramados 
encomios as suas realizacoes no campo administrativo e k 
sua polltica conciliadora, so nao efetivada devido a subver-
sao dos "principios de ordem e de justiga" por parte de ele-
mentos faciosos, ate mesmo entre os homens que se diziam 
aliados do governo. Apos mais de uma pagina de conside-
racoes, o articulista declarou que o periodico se enfileirava, 
entao, na coorte da imprensa constitucional. 

Sem ligagoes com o novo presidente conservador, Jose 
Bento da Cunha e Figueiredo, o jornal prosseguiu n a sua 
missao de elogiar Francisco Antonio Ribeiro, quando este 
passou a exercer a deputagao provincial. Depois, em longos 
artigos, condenou "a influencia das familias Rego Barros 
— Cavalcanti" e jamais deixou de a tacar os "exclusivistas" 
d'A Uniao. 

Finalmente, com o advento do Gabinete do Marques do 
Parana, resolveu A Justiga "recolher-se ao silencio", uma 
vez publicado o no 63, de 1 de outubro, assim arrematando 
longo editorial: 

"Depomos, portanto, a pena de que nos servimos com 
lealdade e coragem, nao por desanimo que de nos se tenha 
apossado, mas sim porque antevemos, forte pelo prestigio do 
nome do estadista que o dirige, e patrocinado por um pro-
grama sedutor, o governo nao carece do nosso fraco apoio, 
tanto mais quanto infalivelmente ganhara dentro em pouco 
o da opiniao publica, que e mui grande e poderoso se, como 
e para crer, cumprir religiosamente esse programa". 

Um "Aviso", fechando a ul t ima pagina, convidava os 
assinantes com direito a receber ate o no 72, a se dirigirem 
a tipografia, a fim de ser indenizados (Bib. Pub. Est.^. 

O CARETEIRO — Jornal "destinado a desmascarar a 
impostura, romper o veu em que se encobre a hipocrisia e ta-
par a boca aos desafinados orgaos do orgulho e do pedantis-
mo disfargado em profunda sabedoria", saiu o primeiro nu-
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mero a 15 de abril (1) de 1853, com oito paginas, formato 
de 22x15, composta a materia em coluna larga. Foi impres-
so por Antonio da Cunha Soares Guimaraes, na Tip. Per-
nambucana, a rua Direita no 5. 

Seu titulo — dizia — e "simbolico", e "um noma de 
guerra". Acima dele figurava o busto de um individuo de 
cara horrenda, em esgar, atribuida a um "Sr. Costa", aspi-
rante a empresario do Teatro Santa Isabel. Acentuou o ar-
tigo-programa: 

"O Careteiro, portanto, vai aparecer: primo, para esma-
gar esse verme pegonhento que tem mil cores e outras tan-
tas caras; secundo, para examinar o guarda-roupa e decora-
goes de cena; tertio, para fazer ver ao publico e ao governo 
a falta de cumprimento de contrato em que tem caido o cam-
bista-mor do Santa Isabel; quarto, para analisar os espeta-
culos, em cuja analise se compreendera essa coisa que se 
chama, a fortiori — orquestra. Em uma palavra, sera O Ca
reteiro um periodico somente teatral e, algumas vezes, noti-
ciador". 

" . . .nao quer assinaturas, nem se vende; sera distribui-
do gratis, e saira a luz quando julgar conveniente: ja se ve 
que e um periodico independente em todo o rigor da expres-
sao: nao tem compromissos, nem tampouco deseja celebra-
los com pessoa alguma". 

Toda a edicao foi redigida contra o "Sr. Costa", assim 
dividida: "Comunicado". "Carta 1^ d'O Careteiro a sua co-
madre na Corte" e notas ligeiras. 

Sem alterar a quantidade de paginas, seguiu-se a exis-
tencia do desabusado orgao, que nao fez outra coisa senao 
comentar as tricas de bastidores do Teatro Santa Isabel; 
mudanca de administrador; artistas contratados, tudo em 
longos "Comunicados", nas cartas "do gato de refeitorio ao 
seu amigo Sarilho" e nas versalhadas do Poeta do Algarve, 
nao sem criticar as consideragoes do cronista teatral do Dia-
rio de Pernambuco. 

O curioso jornal atingiu o n^ 7 a 19 de junho, nao vol-
tando mais a circulagao (Bib. Piib. Est J . 

(1) Nao em maio, como esta nos "Anais". 
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BIBLIOTHECA DRAMATICA — Apareceu no dia 20 de 
maio de 1853, destinado a sair mensalmente, custando . . . . 
8$000 a serie de 10 exemplares e 1$000 o numero avulso. Na 
referida data , leu-se nos "Avisos diversos" do Diario de Per-
nambuco: 

"Esta publicado o primeiro numero e nele o drama, em 
5 atos e 8 quadros, de M. M. Anicet, Bourgeois et Michel 
Masson, "Os orfaos da ponte de Nossa Senhora". Assina-se 
para este jornal e vende-se os numeros avulsos no Aterro da 
Boa Vista, loja do s r . Es t ima" . 

Nao existe comprovante da edigao de estreia, nem houve 
mais Aviso que indicasse o prosseguimento da publicagao. 

O CIDADAO — Periodico Social e Moral, dedicado ao 
Povo Pernambucano pelo Redator, o Dr. Antonio Vicente do 
Nascimento Feitosa — O n° 1, vol. I, circulou no dia 2 de 
outubro de 1853, formato 31x22, com quatro paginas a duas 
colunas de 16 ciceros. Constava do Expediente: "Publica-se 
aos domingos. Recebem-se ass inaturas a 1$000 por trimes-
tre, n a Tipografia Nacional (onde era impresso), Passeio 
Publico n° 19. E vende-se avulso a 80 reis, n a mesma tipo
grafia e nos mais lugares onde previamente for anunciado" . 

A primeira pagina foi ocupada pelo artigo "Por que ra-
zao me resolvi a escrever este periodico?". Ao que respondeu 
o redator, em resumo: Vivia da advocacia, que Ihe tomava 
o dia todo e boa parte da noite; ou t ra grande parte da noite 
era-lhe roubada pela redagao d'O Liberal Pernambucano. 
Ainda podia, porem, dispor de alguns minutos, nos dias em 
que t inha saude, e, tendo nascido "no gremio da sociedade", 
precisava de comunicar-se com ela. "O periodico, ou a im-
prensa, tem esta vantagem: falo aos homens em geral, em 
massa, e esses homens me respondem com um certo carater 
de general idade". 

"Resolvi — acentuou — dirigir-me ao povo pernambu
cano, povo tao docil, povo tao heroico, de que me orgulho de 
fazer pa r t e . Ensinar, portanto, ao povo de Pernambuco al-
gumas dessas coisas que aprendi no silencio do meu gabi-
nete, concorrer quanto estiver em minhas forgas para aliviar 
a lgumas de suas maguas , pareceu-me coisa muito util e mui 
digna de ser executada" . 
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Na pagina seguinte, escreveu sobre "a escolha do titu-
lo". Apos longa justificativa, concluiu declarando haver en-
contrado n'O Cidadao "um terreno bastante vasto para com-
preender todas as relagoes do homem na sociedade civil". 
Completou a edigao de estreia o inicio da pega literaria "O 
leproso da cidade de Aosta". 

Seguiu o periodico o seu caminho, normalmente, com 
editorial de duas paginas em cada edigao, versando sobre o 
Povo, o Homem, a Verdade (1) e o Bem, encarados filosofi-
camente, ocupada a parte restante com materia literaria 
transcrita de outras publicagoes, extensos trechos de roman
ce ou a secao "Artistas celebres", tudo muito prolixo e de-
senxabido. 

O no 13, de 25 de dezembro, encerrou o ano, voltando 
O Cidadao a liga a 8 de Janeiro de 1854. So a partir do mes 
de margo variou a prosa batida com algumas poesias tra-
duzidas do frances, ou, de quando em quando, firmadas por 
Antonio Marques Rodrigues, A. J . Franco de Sa e T. de 
Carvalho Galvao. 

O mimero de 18 de maio abriu com as seguintes linhas: 
"Domingo passado nao se publicou O Cidadao por incomodo 
de saude de um dos seus redatores. Pedimos desculpa aos 
nossos assinantes, que serao convenientemente indenizados". 

Sem mais alteragao, prosseguiu a folha filosofico-litera-
ria o seu programa, deixando de existir apos o n° 50, de 12 
de novembro de 1854 (Bib. Pub. Est.;. 

1854 

O COSMOPOLITA — Impresso na Tipografia Universal, 
a rua do Colegio (quarteirao sul da atual rua do Imperador) 
no 20, com redacao instalada no Patio do Tergo no 18, 2'̂  
andar, saiu a lume no dia 18 de Janeiro de 1854 (1 A), tendo 

(1) O tema "A Verdade" foi estudado, pelo redator, do n° 4 ao 26°, 
quando o substituiu "O Bem", enchendo meia pagina do periodico at6 o 
seu ultimo nvimero. 

(1 A) Nao em 1844, como esta registado, por engano; no "Dicionario 
Bibliografico Brasileiro", de A. V. Alves Sacramento Blake. 



4 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

como editor Manuel Fonseca de Medeiros. Em formato de 
30x20, apresentou-se com quatro paginas a duas colunas lar-
gas de composigao, custando a assinatura 2$000 por serie 
de 15 numeros. Redator unico — Antonio Vitruvio Pinto Ban-
deira e Acioli Vasconcelos. 

Constava do editorial de abertura: "Periodico social-poli-
tico-literario, aferira a manifestagao de seus sentimentos 
pela consciencia do proprio dever, sem que na discussao ja
mais abdique o decoro nem assuma personalidades odiosas". 
Quanto a politica, dela so cuidava como "ciencia da orga-
nizacao social, com o fim unico de realizar a felicidade dos 
individuos". I lustraria "a opiniao publica com a emissao 
de doutrinas consentaneas a dignidade racional do homem". 

Um segundo editorial focalizou incidente de grande 
monta, ocorrido entre "os Portugueses e o consul portu-
gues em Pernambuco", tema que prosseguiu em longa serie 
de artigos. Tratava-se do "trafico de carne h u m a n a " no 
patacho "Arrogante", la da terra, cujo porao viera pejado 
de "infelizes", que viajavam "quase asfixiados, esfaimados 
e numa confusao de sexos", sob um comando "indigno", fato 
que mereceu a repulsa dos "marinheiros" da colonia e os 
levou a revoltarem-se contra o seu consul, por nao haver 
este tomado providencias em favor dos "escravos". 

Grande celeuma suscitou a questao, fazendo com que 
a quase totalidade dos Portugueses pedisse a substituigao da 
autoridade consular, para o que chegou a dirigir-se a Lisboa 
u m a comissao especial. 

O Cosmopolita, que se publicava bissemanalmente, fez 
do assunto sua meta principal, tomando partido contra o 
representante do governo lusitano, atraves nao so de edito
rials, mas de Comunicados, inclusive assinados por O Cura 
da Minha Terra, em polemica com os defensores do consul 
Joaquim Batista Moreira, que escreviam, sob pseudonimos, 
no Diario de Pernambuco. A campanha foi sistematica e so 
feneceu quando o periodico deixou de existir. 

Para compensar as estiradas em torno do ingrato tema, 
o jornal inseria alguma pagina de "Ciencias e Artes", nao 
faltando poesias, t ranscri tas ou raramente assinadas por M. 
R. Lima, Pergentino Saraiva, e tc . 
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A edigao de 24 de fevereiro foi inteiramente dedicada 
ao falecimento de D . Maria II, ra inha de Portugal, com em-
blema funebre na primeira e tar ja em todas as paginas, ar-
tigo redacional e dois extensos poemas de condolencias, um 
dos quais da autoria de Inacio Firmo Xavier. 

Desde o no 18, a empresa editora vinha apelando para 
que se nao demorasse o pagamento das assinaturas, u m a 
vez que nao dispunha de recurso algum a nao ser o da "subs-
crigao dos s rs . ass inantes" . 

Ao atingir o no 26, longa nota "Ao publico", abrindo a 
primeira pagina, dava ciencia de que o periodico, findando 
a serie II, passaria "a sair todos os dias, as 4 horas da tarde, 
sem falta, como diario da t a rde" . Aduziu todo um novo pro-
grama^ como aumento de formato, tabela de assinaturas, 
prego de anuncios e que tais, ja dispondo, para isto, "de al-
guns recursos". 

Entre tanto , nada se alterou, continuando O Cosmopolita 
bissemanario e anti-consul, ocupando-se, por vezes, da ques-
tao das carnes verdes e do Gabinete Portugues de Leitura, 
admitindo, por fim, algumas noticias da Europa. 

Mudou de feigao no n^ 31, quando passou a ser impres-
so na Tip . Nacional, a rua do Passeio Publico n° 19. E pos 
termo a existencia com o n° 41, serie III , de 21 de junho do 
mesmo ano, ao langar o XI artigo da segunda serie de "Os 
Portugueses e o Consul respective", em prosseguimento aos 
XXX da primeira (Bib. Pub. Est.;. 

O DIREITO — Jornal de Jurisprudencia e Debates Ju-
diciarios — Publicou-se o n^ 1 a 2 de fevereiro de 1854, for
mato de 46x32, com quatro paginas de quatro boas colunas. 
Impresso na Tipografia Nacional, a rua do Passeio Publico 
n° 19, anunciou ter o "escritorio da redagao" instalado na 
rua Estreita do Rosario n^ 22, devendo circular as quintas-
-feiras. Assinaturas a 12$000 por ano, "pagos em quarteis 
adiantados" . 

Sua missao, expressa no "Prospecto" de abertura, resu-
mia-se no seguinte: noticiar os "trabalhos dos tr ibunals e 
juizos da provincia", o desenvolvimento juridico do Imperio 
e "OS melhoramentos que, em jurisprudencia e mater ia de 
legislagao" fossem aparecendo n a Europa; discutir questoes 
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de Direito Patrio; ocupar-se do Direito Comercial, do Direito 
Maritimo e do Direito Romano e sua historia. 

Abriu a edicao enorme pauta de atos do Ministro da Jus-
tiga, ao que se seguiram as segoes: "Tribunais Estrangeiros", 
"Jurisprudencia", "Tribunais e Juizos da Provincia" e uma 
"Miscelanea". 

O segundo numero, na outra quinta-feira, continuou o 
programa enunciado (Bib. Pub. Est.). 

Nao existem mais comprovantes nas bibliotecas visita-
das . Entretanto, a publicagao prosseguiu ate, pelo menos, 
o n° 10, de 6 de abril do mesmo ano, do qual se acha repro-
duzido, no livro "Dr. Antonio Vicente do Nascimento Fei-
tosa", de Antonio Austregesilo (Irmaos Pongetti, Editores, 
Rio, 1951), um artigo, do biografado, sobre a necessidade da 
criagao da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Segundo os "Anais", de Alfredo de Carvalho, O Direito 
atingiu "meados de 1855". 

A ESTRfiA — Periodico Literario e Juridico — O no 1, 
ano I, circulou em maio de 1854, no formato de 31x22, com 
doze paginas de duas colunas, incluindo capa, feito revista, 
com a frente t rabalhada em vinhetas. Redator — academi-
co Joao Luiz Soares Mart ins. Trabalho material da Tip. 
Universal, a rua do Colegio n° 29, destinando-se a sair men-
salmente, ao preco de 2S000 por assinatura trimestral, pa-
gos adiantados. 

O editorial de apresentacao, sob o titulo "Introducao", 
ocupando duas paginas e meia batidas, assim concluiu, de-
pois de outras consideragoes: " . . .ai vai A Estrea demandar 
fortuna, resignada, fraca mas cheia de constancia, com os 
passos inda vacilantes pela incerteza que tem do terreno em 
que vai peregrinar — duvidosa de si mesma, sem outro arri-
mo mais que as doces angustias da esperanga de um future 
desconhecido". 

Circulou o nc 3 em julho, provavelmente ultimo publi-
cado, aumentada a quantidade de paginas para 16. 

A colaboragao, em prosa e verso, esteve a cargo de Pe
dro Falcao Brandao, L. F . Veiga, Agrario de Sousa Mene-
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ses, H. Graca, Aires de Albuquerque Gama, Franklin Ame-
rico de Meneses Doria, J . D . Ribeiro da Cunha, Antonio de 
Araujo e Aragao Bulcao, terminando cada edigao com "No-
ticias diversas" (Bib. Nac. e Bib. Piib. Est.;. (1) 

A BONINA — Periodico Literario e Recreative — Circu-
lou a 17 de junho de 1854, conforme anuncio nos "Avisos di-
versos" do Diario de Pernambuco. "Oferecido ao belo sexo 
pernambucano", publicava-se uma vez por semana, aos sa-
bados, e se achava "a venda na rua Nova n^ 52, loja de cha-
peus do sr . Boaventura; praga da Boa Vista, botica do sr . 
Gameiro, e na cidade de Olinda, rua do Varadouro n° 38, a 
80 reis cada numero" . 

Segundo o registo dos "Anais", de Alfredo de Carvalho, 
o jornalzinho, "principalmente redigido por Pedro de Cala-
zans", existiu ate 28 de setembro, quando saiu o no 17, sendo 
impresso na oficina grafica de M. Figueiroa de Far ia . 

O ANTIARROGANTE — Dedicado aos Amigos da Civi-
lizagao pelos Portugneses de Pernambuco — Iniciou sua pu-
blicacao a 27 de julho de 1854, em formato de 31x21, com 
duas colunas largas de composigao e quatro paginas, sendo 
impresso na Tip. Nacional, situada na rua do Passeio Pu
blico n" 19. Destinado a circular as segundas e quintas-fei-
ras, assinava-se a 2$000 por serie de 20 niimeros, pagos adi-
antados, e a 2S500 para as outras provincias do Imperio. 
Prego do exemplar — S120. Escritorio da redacao a rua do 
Colegio no 9. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "fiste periodico nada 
contera de politica, e menos se intrometera em negocios da 
terra que tao generosamente tem tratado aos Portugueses 
que a ela aportam e sob sua egide se abrigam. O seu fim 
consiste, exclusivamente, em patentear o procedimento ha-
vido com a escravatura branca, o modo por que a respeito 
se tem portado o consul portugues Joaquim Batista Morei-
ra e o vice-consul Miguel Jose Alves, em Pernambuco, e tam-
bem OS demais empregados Portugueses em outras provin
cias". 

(1) Na Biblioteca Nacional: ns. 1 e 3. Na Biblioteca Piiblica do Es-
tado; n° 3, faltando, em ambas. o n° 2. 
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Circulando com regularidade, o Antiarrogante nao se 
ocupou, praticamente, de outro assunto, a nao ser a repre-
sentacao feita ao governo de Lisboa, por numerosos mem-
bros da colonia lusitana no Recife, contra a atuagao dos dois 
mencionados funcionarios consulares, considerada desones-
t a . Eram eles acusados de apropriacao indebita da heranca 
de um compatricio falecido, alem da desidia no caso do bar-
co "Arrogante", que pusera em polvorosa os Portugueses. 
Transcrigoes foram feitas de discursos proferidos n a Cama-
ra dos Deputados de Portugal, sobre o assunto, e de comen-
tarios da imprensa lisboeta, com ampla documentagao dos 
desmandos verificados. 

Nada obstante, o governo portugues manteve a confian-
ga nos seus consules (1) . E o periodico terminou sua missao 
com o no 17, de 21 de setembro, exclamando, no artigo de 
aber tura da primeira pagina: 

" . . . m o r r a , porem, ou nao morra o consul de morte 
afrontosa, o que e certo e que ha de morrer e nos nos have-
mos de ver livres desta peste em Pernambuco!" . 

F . N . Guimaraes era o responsavel pela publicacao 
(Bib. Pub. Est.; . 

O BRADO DO POVO — Saiu a lume no dia 4 de agos-
to de 1854, em formato de 22x16, com quatro paginas de duas 
colunas, sendo impresso em oficina propria, s i tuada a rua 
Direita no 7. Direcao e redagao de Romualdo Alves de Oli-
veira. Constava do expediente, colocado ao pe da ult ima pa
gina: " . . . r e c e b e correspondencias vindo assinadas, isto e, 
quando houver responsabilidade; contra "marinheiros", 
qualquer que ele seja, rico ou pobre, nos acharao prontos" . 
Assinatura — 1$000 por 25 numeros" . Prego do exemplar 
— 40 reis. 

" . . .encorajados, sem mais arrimo que a confianga ins-
pirada pela justiga da causa" que advogava, metia-se o perio
dico na liga, como rezava o editorial de apresentagao, ba-

(1) Uma vez mantida a "confianga", nao chegou a sair o primeiro 
numero do D. Pedro V, "periodico dos Portugueses de Pernambuco", des-
tinado a defender o consul e o vice-consul, o qual fora exaustivamente 
anunciado, "para breve", nas edigoes de 9 a 20 de agosto do Diario de 
Pernambuco 
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seado n a esperanga de melhores dias, em defesa da liber-
dade e dos direitos do homem, acrescentando: "So o gover-
no republicano pode e deve reger homens que tern direitos 
e prezam a liberdade; so o governo republicano oferece ga-
rant ias e vantagens, ja que os governos sao necessarios". 

Firmou o redator, em seguida, u m a nota de agradeci-
mento aos amigos que concorreram para a compra da tipo-
grafia d'O Brado do Povo. Mais dois artigos completaram a 
edigao de estreia, ambos condenando a permanencia do co-
mercio a retalho sob o dominio dos Portugueses. 

Nos ns. 3 a 7, figurou como impressor Miguel da Cunha 
Pedrosa, o qual, tendo "feito traficancia com os recibos de 
varias assinaturas" , foi alijado do cargo de "responsavel, 
cobrador e distr ibuidor". 

Abriu a primeira pagina do n° 6, continuando noutras 
edigoes, a seguinte "Mofina": "Temos tocado a meta do de-
sespero! Os "marinheiros" no Brasil t ra tam-nos como a es-
cravos, roubam nossos direitos, nossos bens, nossa pat r ia e 
nao querem daqui mais sair . E entao? Os brasileiros se uni-
rao e, nesse dia, ai dos "marinheiros"!" 

Nao fez out ra coisa a gazeta, publicada duas vezes por 
semana, senao dar combate aos "miseraveis", "infames sal-
teadores", "malditos" e "estupidos galegos", culpando o go
verno monarquico de al imentar tao prejudicial situacao, em 
detr imento dos trabalhadores e dos art istas brasileiros. A 
par t i r do no 23, o redator advogou, em vao, a fundagao da 
Sociedade Popular Pernambucana , destinada a "ar rancar 
OS brasileiros do vil e injurioso estado em que se acham sob 
a influencia es t rangeira" . 

Melhorando, na tura lmente , de condigoes, o jornal pas-
sou a sair, desde o no 26, serie II, de 10 de novembro, em 
formato maior (28x19), ostentando a indicacao: "Periodico 
Republicano Noticioso". O numero avulso elevou o prego 
para 80 reis. 

Abriu a nova fase a "Car ta I, que o pobre redator d'O 
Brado dirige a S. M. o Imperador do Brasi l" . Nela ressal-
tou o estado de miseria do povo brasileiro, perguntando se o 
monarca amava mais aos filhos da terra ou aos "galegos" 
que nos a g a m b a r c a v a m . . . Aduziu, a certa a l tura: "O me-
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Ihor, Senhor, e mudar esta feia catadura, e essa mudanca e 
facilima com a nacionalizacao do comercio; porque e a unl-
ca taboa de salvacao que tendes para adquirir as simpatias 
de todos OS brasileiros". 

Logo mais, a 30 de novembro, divulgou Romualdo um 
artigo intitulado "Ao pais", narrando que o redigira num 
"terrivel esconderijo", por achar-se ameacado de prisao, de-
vido ao fato de ter saido de sua tipografia um pasquim con
t ra OS Portugueses. Ja t inha sido trancafiado o auxiliar-re-
visor Luiz Ciriaco Ribeiro, e ele via a hora de ser vitima dos 
empuxoes dos soldados. Mas — acentuou — "faca o go-
verno o que quiser; mate-me, enfim; serei sempre contra os 
"marinheiros" e a favor do meu pais" . 

Noutro artigo, a 14 de dezembro, declarou o redator ha-
ver-lhe o governo feito a exigencia de moderar a linguagem 
d'O Brado; mas nao podia faze-lo porque se comprometera 
com OS amigos, que Ihe deram a tipografia, "a escrever no 
sentido democratico e em defesa do comercio a re ta lho". 
Culpou, mais uma vez, o governo monarquico de proteger 
OS "galegos". 

Terminado o ano com o no 31, de 26 de dezembro, re-
tornou a folha a 16 de Janeiro, prosseguindo a numeracao. 
Saudando 1855, assim concluiu extenso editorial: "Viva o 
Partido Republicano! Vivam todos os brasileiros!" Na refe-
rida edi^ao inseriu-se, pela primeira vez, uma poesia, assi-
nada por A. M. O'Connel Jersey. So entao conseguiu o jor-
nal regularizar a circulagao bissemanal, que se achava des-
controlada. Incluia transcricoes, sobretudo d'O Republico, 
de Borges da Fonseca, entao publicado no Rio de Janeiro. 

Sempre denunciando ameacas e atacando os Portugueses, 
prosseguiu O Brado do Povo, aqui e acola inserindo alguma 
poesia ou charada, ate artigos sobre Agricultura. Como se 
acentuasse o mau estado do seu material grafico, passou a 
impressao a efetuar-se, desde o n^ 55, de 6 de julho, na Tip. 
do Povo Republicano, de Joao Marinho de Barros Falcao, 
instalada a rua Direita n^ 5, apresentando, assim, melhor 
feigao. 

O no 64, de 14 de agosto, saiu, excecionalmente, com 
seis paginas. Entretanto, no n^ 66, dizia o redator encon-
trar-se outra vez em dificuldade; e que o dono da oficina 
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exigiu, para imprimir o jornal, o pagamento de oito edicoes 
adiantadamente . Apelava, pois, para os amigos, a fim de 
que nao desamparassem a sua causa. Logo na edi§ao se-
guinte, anunciou haver sido atendido o apelo, de modo que 
nao se interrompia a publicagao. 

Com a mudanga feita, ficou, apenas, isto, no cabega-
Iho: "Periodico Republicano", retirada, naturalmente, a pa-
lavra "Noticioso", por infrut i fera . . . 

A part ir de novembro, longas Correspondencias de Goi-
ana (a terra do redator) eram publicadas na gazeta, que 
veio a langar, por isto, duas edigoes de oito paginas, os n s . 
79 e 80, nos quais estampou extraordinaria l i teratura epis-
tolar de Pisa-sebo e O caipora, alem de versos de Joao Girao. 
Por outro lado, entrou a criticar atos do governo da pro-
vincia. 

Encerrando o ano a 17 de dezembro, voltou a atividade 
— no 85, ano III, serie IV — a 11 de Janeiro de 1856, em 
formato maior, tres colunas largas de composicao, assinan-
do-se a 2$000 por 20 numeros, ou, "para fora da provincia, 
2$200, por causa do selo", passando o exemplar a custar 120 
reis. Ao ensejo, recorreu a diregao "aos homens honestos", 
pois que, tomando mais assinaturas, concorriam( "para o 
bem moral e material deste pais que nos viu nascer". 

Anunciando — no 87 — a chegada do jornalista Anto
nio Borges da Fonseca da capital federal, a redacao conci-
tou OS eleitores pernambucanos a votarem no famoso lider 
republicano para a Camara Geral . 

Nao conseguiu mais O Brado do Povo normalizar sua 
circulacao, em virtude da crise financeira, so aparecendo 
duas ou tres vezes por mes. Nao se interrompia, enquanto 
isto, a campanha a prol da Republica e da nacionalizacao 
do comercio a retalho, sem deixar, igualmente, de atacar 
a administragao de Jose Bento da Cunha e Figueiredo, che-
gando a declarar, na ediao de 10 de maio, quando o ti tular 
foi substituido por Sergio Candido de Macedo: "Pernambu-
co ganhou tudo quanto e possivel com a saida do sr. Cazu-
za dos Bentos. Pernambucano! saiste do abismo! Deus te 
t raga em breve a liberdade". 

Nem so, contudo, de politica vivia a folha de Romualdo. 
Ocorria rara l i teratura em suas colunas, inclusive poesias 
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de J. Coriolano de S. L. e outras, firmadas com pseudoni-
mos ou transcritas da imprensa sulina. Uma "Apreciagao 
da vida dos reis", em serie, trouxe, na edigao de 19 de junho, 
o esclarecimento: "Nao e do redator". Do n^ 102 por diante, 
a impressao transferiu-se para a Tip. Republicana Federa-
tiva Universal, a rua do Passeio Publico no 19. So entao 
viu-se no cabecalho o nome do proprietario e redator, ja 
mencionado no principio destas notas. 

O Brado acolheu a colaboragao de Borges da Fonseca, 
o qual, em artigo de 9 de agosto, langou as chapas que, isen-
tas de partidarismo, concorriam as eleigSes de 7 de setem-
bro, para vereadores e juizes de paz; depois, ele proprio can-
didatava-se a eleigao de 2 de novembro, pelo circulo de Olin-
da. Rebatia ataques d'O Liberal Pemambucano. 

A adversidade economica da empresa nao consentiu ir 
mais longe a atuagao do orgao republicano, como o deseja-
va o idealista Romualdo Alves de Oliveira, que o viu finar-
se com o no 115, serie V, de 10 de novembro de 1856 (1) 
(Bib. Pub. Est.; 

O PERIQUITO — Tendo circulado essa folha do tipo jo-
co-serie a 10 de agosto de 1854, impressa na tipografia d'O 
Brado do Povo, leu-se nos "Avisos diversos" do Diario de Per-
nambuco, no dia seguinte, que o novo e pequenino orgao se-
ria publicado quando conviesse e "conforme a extragao". 
Nao restam comprovantes, sendo possivel, porem, que tenham 
sido publicados outros numeros, no que e omisso o noticia-
rio da epoca, pois O Brado do Povo, de 5 de setembro, adver-
tiu OS seus leitores e aos d'O Perlquito que nao pagassem as-
sinaturas ao "velhaco" Miguel da Cunha Pedrosa, o cobra-
dor comum. 

O CRAVO — Periodico Literario e Noticioso — Circulou, 
pela primeira vez, a 20 de agosto de 1854, conforme anunciou 
o Diario de Pernambuco, achando-se "a venda na rua Nova 
n° 1, loja de Boaventura Jose de Castro Azevedo", onde se re-
cebiam "assinaturas de 800 reis por 12 numeros". Trabalho 
grafico de M. F . de Faria, achando-se a redagao a cargo de 
Manuel da Cunha Figueiredo. Prego do exemplar — 80 reis. 

(1) Segundo o registo de Alf. de Carvalho, a existencia do perio
dico estudado se limitara ao ano de 1854, ate o n° 25, de 4 de novembro. 
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Publicagao semanal, seguiu sua meta, de acordo, 6 na
tural, com a indicagao do cabecalho. Mas logo entrou em 
luta com a congenere A Camelia, luta que transbordou para 
OS "Avisos diversos" do Diario de Pemambuco, onde O Reda-
tor d'O Cravo langou ataques ao contender a 20 de setembro 
e 7 de outubro. 

Divulgado o n° 12, com o qual findava a l a . serie, a 4 
de novembro, ficou O Cravo suspense. "O primeiro numero 
do segundo trimestre" — ainda consoante o velho Diario — 
saiu a lume no dia 3 (nao no dia 14, Alfredo de Carvalho!) de 
Janeiro de 1855. Nao foi muito longe, encerrando-se-lhe a 
exlstencia com o no 4, de 28 do referido mes, unico, alias, ma-
nuseado (formato de 20x13), entre os avulsos da Biblioteca 
Publica do Estado. Nele se continham poesias de A. e Ale
xandrine; colaberaQae em prosa de B . Junior e um artigo 
de despedida do redator, que se assinara M. C. F . 

A CAMELIA — Periodico Recreativo — Aparecido a 7 de 
setembro de 1854, publicou-se e no 2 no dia 16, em formate 
de 20x13, com quatro paginas de duas colunas. Impressao 
da Tipegrafia Republicana Federativa Universal e redagae 
atribuida a Eugenie Augusto de Couto Belmente. Trazia 
sobre e titule um ramo de camelias e, mais abaixe, a quadra: 

" 6 Camelia encantadora! 
Do jardim do Deus d'amer, 
£s o tipe da inecencia, 
Toda graga e puder". 

A edigao avistada inseriu literatura ligeira, em prosa e 
verso, anedotas e ditos chistoses. 

Continuou a publicagao, inclusive pelemizando com O 
Cravo, ate o n° 8, de 28 de outubro (1), exemplar existente, 
come o no 2, no acerve de avulsos da Biblioteca Publica do 
Estado. O ultimo foi impresse na tipegrafia d'O Echo Per-
nambucano e so exposto a venda, cenforme e Diario de Per-
nambuco, as 10 horas do dia 31 . 

(1) Enganou-se J . F . Velho Sobrinho, no seu "Dicionario Biblio-
grafico Brasileiro", ao registar que A Camelia ficara no n° 7, de 22 de 
outubro. 
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O BRASILEIRO — Periodico Republicano — O primei-
ro numero circulou a 19 de setembro de 1854, quando O Re-
dator, que nao era outro senao o poeta Joao de Barros Fal-
cao de Albuquerque Maranhao, fez divulgar o seguinte aniin-
cio, nos "Avisos diversos" do Diario de Pernambuco: 

"Instado pelos meus amigos para publicar O Apostolo 
do Norte, e nao sendo ja possivel, porque o numero dos assi-
nantes nao corresponde as despesas, sai O Brasileiro, em pe-
queno formato, a ISOOO por serie de 25 numeros". Preco do 
exemplar — 40 reis. Seguiu-se enorme lista de casas comer-
ciais onde o jornal foi posto a venda. 

O no 5, linico manuseado (Bib. Pub. Es t . ) , publicou-se 
no dia 18 de novembro, em formato 21x16, com quatro pa-
ginas de duas colunas, impresso em papel verde, sendo o tra-
balho material da Tip. Republicana Federativa Universal per-
tencente ao Redator. Com a assinatura D. J . G. de Maga-
Ihaes, via-se no cabecalho: 

"Nossa Patria tao bela! Nossa Patria 
Tao digna de um porvir grande e sublime, 
Ei-la como um cadaver de gigante, 
Roida por milh5es de vis insetos, 
Que ela mesma alimenta". 

Um so artigo, sem titulo, comecado na edicao anterior, 
ocupou as quatro paginas do referido no 5, indicando que 
continuaria no numero seguinte. Desenvolvia-se nele o te-
ma republicano, partindo de uma serie de conceitos contra 
a Monarquia Constitucional. 

Segundo Alfredo de Carvalho ("Anais"), O Brasileiro 
so chegou ao n° 7, datado de 23 de dezembro. 

A PALMATORIA — Periodico Critico e Divertido — Apa-
receu a 29 de setembro de 1854, em formato de 21x14, com 
quatro paginas de duas colunas, impresso na Tip. Pernam-
bucana, a rua Direita no 5. Trazia, sobre o titulo, regular 
xilogravura, representada por um individuo aplicando pal-
matoadas em outro. 

No seu "Programa", escreveu a redacao: "A Palmatoria 
so tem por fim criticar os erros d'A Camelia e fazer abaixar 
a grimpa de certos "cascabulhos" presumidos, que muito 
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precisam que o brandao de uma critica justiceira, como a 
que nos propomos a fazer, alumie as trevas de suas inteli-
gencias". Algumas vezes "lancara mao do ridiculo, quando 
o exigirem os desfrutes dos tais escritores publicos". Arre-
mataram o ousado editorialzinho os versos a seguir: 

"Cheguem, rapazes do tom; 
Descobriu-se A Palmatoria; 
Venham compra-la, e barata, 
Venham cobertos de gloria. 

Estudantes, cascabulhos, 
Academicos, caixeiros, 
Empregados, venham todos, 
Que custa pouco dinheiro. 

Quarenta reis cada uma, 
E verdade a minha historia; 
Rapazeada, eia, avante, 
Venham ler A Palmatoria!" 

Nas duas primeiras edigoes, que foram linicas, a segun-
da divulgada a 5 de outubro, a folha cumpriu o prometido, 
com dozes de satira, humorismo, ridiculo e . . . palmatoadas, 
fazendo-o em prosa e verso (Coleg. Fernando Pio) . 

O BRASIL MARITIMO — Publicacao iniciada na Ba-
hia, continuou no Recife com o n^ 10, vol. I, pagina 81, em 
seguimento a numeracao anterior, tendo a data de 15 de 
abril de 1854. Apresentou oito paginas, no formato de 26x16, 
a duas colunas de doze ciceros. Lia-se no cabegalho: "Perio-
dico dedicado a propagacao dos conhecimentos maritimos 
e dos melhoramentos feitos na dificil arte de navegar. Le-
gislagao, organizacao, direcao e administracao da Marinha 
de Guerra Nacional. Historia dos grandes homens do mar, 
poesia, romance, noticias e variedades". Responsaveis pela 
redagao: 1° tenente Eusebio Jose Antunes e 2° tenente Fran
cisco Manuel Alvares de Araujo. Colaboragao de Oficiais da 
Marinha Imperial. 

Constava, ainda, do Expediente: "Publica-se nos dias 1° 
e 15 de cada mes, na tipografia do Diario de Pernambuco, 
onde se recebem assinaturas, a 5S000 por ano, pagos ao re-
ceber o primeiro niimero. A mesma tipografia se devem di-
rigir todas as correspondencias e reclamacoes". 
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O Brasil Maritimo circulou regularmente ate o no 24, de 
30 de dezembro, formando um total de 202 pag inas . Despe-
diu-se, ai, o segundo dos redatores . 

Comegando o vol. I I em 1855, nao manteve a periodi-
cidade enunciada, pois sairam, apenas, dez edicoes; em 1856, 
diminuiram para oito; menos a inda em 1857. 

O vol. I l l contem as oito edicoes de 1858 (mudou o t ra
balho de confeccao para a Tip . de Santos & Cia. , a rua da 
Cruz, a tual do Bom Jesus, no 56, e subiu pa ra 8S000 o preco 
da anualidade, funcionando a redacao n a rua do Pilar no 
82) e a par te correspondente a 1859, iniciada com o no 9, a 
21 de Janeiro, para, voltando a circular quinzenalmente, 
at ingir o no 24 a 31 de agosto, ult imo encontrado. Mas o 
t rabalho grafico transferira-se, desde o n° 15, pa ra a oficina 
de F . C. de Lemos e Silva, a rua das Trincheiras ( t rans
versal a rua Nova e agora inexistente) no 44. 

Em toda a sua existencia, nao alterou o orgao especiali-
zado o programa que se t racara , incluindo a lguma l i teratu-
ra mar inhei ra e secao informativa do Exterior. No primei-
ro volume publicaram-se as "Regras Internacionais" , de Or-
tolon, tambem enfeixadas em volume, assim como a serie de 
artigos "Ciencias e artes aplicadas a Marinha", pelo primei-
ro tenente M. L. Foullioy. Depois, divulgava-se o "Folhetim 
do Brasil Maritimo", assinado por A. de Lamar t ine . 

A situacao dos combatentes da Armada foi assunto de 
constantes editorials, focalizada sobretudo na edicao de 21 
de Janeiro de 1859, quando escreveu a redacao: "Comecamos 
o ano novo com u m a nova esperanga, formosa, cheia de pro-
messas e, quica, de ilusoes". O art iculista contemplava-a 
com satisfacao, na expectativa da realizacao de suas ideias, o 
triunfo de sua causa, significando a salvagao da Marinha 
Imperia l . Mudara o gabinete, passando a chefia do Viscon-
de de Abaete (Antonio Paulino Limpo de Abreu), e dele se 
esperavam as reformas necessarias, como a que dizia respei-
to a "sorte dos oficiais combatentes da Armada", ora em in-
ferioridade relativamente as outras classes. 

Outro artigo apontava os oficiais da Marinha que t inham 
prestado servigo no combate a epidemia do colera morbus, 
que grassara, em 1856, em Pernambuco. 
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O mencionado no 24, de 31 de agosto de 1859, foi, ao 
que tudo indica, o ultimo publicado (Bib. NacJ (1) . 

1855 

O POVO — Entrou em circulacao a 10 de fevereiro de 
1855, obedecendo ao formato de 22x16, com quatro paginas 
de duas colunas, impresso na tipografia d'O Brado do Povo, 
a rua Direita n° 7. Editor-responsavel — Luiz Ciriaco da 
Silva. Prego do exemplar — 20 reis. Sob o titulo, a divisa: 

"Na miseria em que vivemos 
Nao podemos mais nos ter; 
Conquistar nossos direitos 
fi nosso brio e dever". 

Seguiu-se, na largura da pagina, o Expediente: "O Po
vo publica-se duas vezes por semana; subscreve-se para ele 
nos lugares em que se subscreve para O Brado do Povo e na 
residencia de seu redator, a 500 reis por serie de 25 nume-
ros. As correspondencias e anuncios de interesse geral publi-
cam-se gratis, vindo, porem, legalizadas quando esta circuns-
tancia tornar-se necessaria. Contra "marinheiro" publica-se 
tudo". E, fechando a ultima pagina: "Persuadido, o redator 
desta folha, de que os bons brasileiros aplaudirao sua apari-
gao pelos principios que advoga, convida-os a coadjuva-la na 
sua sustentagao". 

Lia-se no editorial de abertura: "Tantos anos que te-
mos de independencia, somos cada vez mais escravos, mais 
subjugados. A Monarquia, por que temos dado nossas vidas, 
alem de nada nos dar de bom e cada vez mais prometer-nos 
infindos males, entrega-nos aos "marinheiros" para acabar-
nos, e OS seus feros mandoes ainda assim ousam afrontar-
nos! Misero e o povo brasileiro, tristissima e a sua posigao!" 

(1) Colegao desfalcada, mas preciosa. Nas suas pesquisas anter iores 
a 1908 o his tor iador Alfredo de Carvalho so achou, na Biblioteca Nacio-
nal, um magro exemplar d'O Brasil Maritimo.. A Biblioteca Publica do 
Estado e que possui, unicamente , um, ent re os jornais avulsos. 
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A propria pergunta: "Para onde apelar?", respondeu o 
articulista: "Para a Republica, unica taboa de salvagao que 
nos promete a redengao brasileira". 

Noutro comentario, visava, sobretudo, aos "galegos", 
"esses hospedes ingratos, esses ferozes trampolineiros perni-
ciosos ao Brasil". E homenageou o "historico dia 2 de feve-
reiro", comemorativo da Revolugao Praieira. 

Logo no segundo numero, surgiu a "Advertencia": 
"Nao tendo O Povo tipografia propria, saira onde melhor 
Ihe convier' '. Transferia-se, assim, a impressao para a "Per-
nambucana" , cuja denominagao passou a ser, em junho. Tip. 
do Povo Pernambucano, si tuada no n° 5 da mesma r u a . Ou-
t r a alteragao: "Publica-se, por ora, quando for possivel". 

Inserindo editorials Intitulados "O povo deve se unir", 
"Nao e mais tempo de ilusoes", "Guerra aos nossos inlmi-
gos — OS marinheiros", "O povo nao quer mais lerias", "Os 
marinheiros nos matam", "O requinte da perversidade por-
tuguesa", "A fome", "A justiga para os pequenos", "Da es-
cravidao moderna", "Uniao, brasileiros!", "Nao sabemos ate 
onde vai isto parar", "Vejam o arrojo de um galego!", e tc . , o 
orgao natlvista-republlcano seguiu a meta que se traga-
r a . A part ir de 11 de julho, regularizou a circulagao bisse-
manar ia , para isto cobrando 1$000 por serie de 25 numeros 
6 40 reis por exemplar. 

Nem sempre, todavia, se achava em forma a pena do 
redator, no que era ajudado por Comunicados e Correspon-
dencias, a par de transcrigSes. As vezes, aparecia um soneto 
de J . M. Alves Cavalcanti ou assinado com pseudonimo. 
Como OS assinantes se esqueciam algures de tomar contacto 
com o cobrador, a direcao procurava, de quando em quan
do, alerta-los, para que fossem mais patriotas e atendessem 
ao pagamento de suas dividas, sem o que se tornava dificil 
a "sustentagao" do jornal . 

O no 62, serie III , de 21 de dezembro, excepcionalmente 
contendo seis paginas, encerrou o ano, prossegunido a nu-
meragao a 11 de Janeiro de 1856, edigao esta em que o editor 
se congratulou com a chegada, do Rio de Janeiro, do "dis-
t into patr iota republicano, o nosso amigo o imortal Antonio 
Borges da Fonseca". 
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A par de seguidos editorials de ataque a O Liberal Per-
nambucano e seu redator-chefe Nascimento Feitosa, O Povo 
focalizava o colera morbus, que irrompera em Pernambuco, 
criticando a falta de medidas positivas, para debelar a epi-
demia, por parte do Presidente Jose Bento da Cunha e Fi-
gueiredo. Outro assunto abordado pelo comentarista era o 
trafico de africanos, sem menosprezar a campanha contra 
OS "marinheiros", nem esquecer a propaganda republicana. 
A 21 de abril a redagao noticiou a presenga de Borges da Fon-
seca na Paraiba, onde curava o colera com homeopatias e 
dirigia o periodico O Prometeu. 

Novamente O Povo mudou de casa impressora, passanao, 
a 18 de julho, para a Tip . Republicana Federativa Universal, 
n a rua do Passeio Publico no 16. Vinha insistindo pela can-
didatura a deputacao, na provincia vizinha, de Antonio Bor
ges da Fonseca, chamando-o (edicao de 2 de agosto) "o he-
roi do seculo XIX", "brasileiro de um merito acrisolado e 
t ranscendente", cujo nome ressoava por "todos os paises co-
nhecidos". Publicava-lhe, enquanto isto, artigos assinados. 
Num deles, a 1° de dezembro, o autor declarava retirar-se 
da politica, deixando de ser republicano. 

Findou o ano com o no 111, serie V, de 24 de dezembro, 
para voltar a tona a 22 de Janeiro de 1857, passando entao 
a imprimir-se em tipografia propria, a rua Direita no 5. 
Apareceu depois a colaboragao de Romualdo Alves de Olivei-
ra, ao passo que Borges da Fonseca, tendo ido, de novo, para 
a capital do pais, de la mandava artigos esporadicos. 

Publicado o n° 125 a 11 de abril, ficou suspense o perio
dico, reaparecendo — n^ 1, ano III — no dia 4 de maio do 
mesmo ano de 1857, em formato maior, de 28x19, mais largas 
as duas colunas de composigao. Outro aumento de pregos: 
ass inatura tr imestral — 2S000; numero avulso — 80 reis. 
Sobre o titulo colocou-se grande desenho, gravado em ma
deira, representando o sofrimento da massa popular . 

Reapresentando-se aos leitores, O Povo condenou a oli-
garquia, declarando seu apoio as ideias do Partido Liberal 
Pernambucano. Admitiu, a seguir, mais variada mater ia e 
ocupava-se do Ministerio de conciliagao, da imoralidade da 
Alfandega e, como sempre, da dominagao portuguesa em 
Pernambuco. 
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A 24 de dezembro saiu o no 66 da nova fase, prosseguin-
do a 3 de Janeiro de 1858, momento em que, tendo em vista a 
nova tabela de servigo dos tipografos, a diregao via-se na 
contingencia de cobrar aos "patrioticos" assinantes ISOOO por 
mes. 

O periodico inserira um "consta" a respeito de atos pou-
co dignos do padre Joaquim Belisario Luiz de Melo. fiste 
chamou a prestar contas a justiga, por delito de imprensa, 
o responsavel pela publicagao, o qual veio a focalizar o as-
sunto, pela primeira vez, no n° 122, de 18 de julho. Em con-
sequencia, Luiz Ciriaco foi pronunciado e preso. Mas, na 
edigao de 12 de setembro, celebrou "O triunfo da imprensa 
livre pernambucana", noticiando haver o juiz de direito Jose 
Quintino de Castro Leao dado provimento ao recurso que 
impetrara. 

Abriu a edigao de 5 de setembro, ainda 1858, uma nota 
intitulada "O ilustre e distinto patriota o sr. dr . Antonio 
Borges da Fonseca, ou a coroa de seus martirios", na qual, 
apos ligeiro comentario, transcreveu, do Diario de Pernam-
buco, a noticia da formatura, na Alemanha, do confrade em 
aprego. Depois, a 2 de dezembro, O Povo comegava a trans-
crigao de extensas correspondencias de Paris, assinadas pelo 
jornalista doutorado, o que se prolongou ate seu regresso, 
ocorrido em fevereiro seguinte. 

Outro ano de atividades foi encerrado a 23 de dezembro 
comegando 1859 com o no 166, de 9 de Janeiro. A repulsa aos 
galegos continuou como materia principal, encetando-se pa-
ralela campanha contra o jogo, a carestia de vida e o trafico 
de africanos. Por outro lado, preocupava-se a redagao com 
o futuro do Brasil, comentando os sucessos da politica mi
nisterial, batendo-se pela Constituinte e fazendo restrigoes, 
aqui e ali, a administragao provincial. Ocorriam, igualmen-
te, Solicitadas, Avisos, algumas noticias e miniisculos anun-
cios. O prego do exemplar teve nova alta, passando para 
100 reis. 

Na edigao de 7 de abril dava-se conhecimento de que 
Jose Cristino da Costa Cabral transferira a empresa d'O Povo 
a "novo possuidor", resolugao que coincidiu com o fato de 
Borges da Fonseca se haver tornado redator, a convite de 
Luiz Ciriaco, o editor-responsavel. 
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A partir do mes de julho, o periodico polemizou, exaus-
tivamente, com O Liberal Pernambucano, atacando, nova-
mente redator-chefe, Nascimento Feitosa. Borges da Fon-
seca comecou a divulgar, a 27 de novembro, uma serie de 
cartas " A S . M. o Sr. D. Pedro II", ao ensejo da visita im
perial a Pernambuco, conclamando o soberano a uma trans-
formagao social no pais, a "uniao do povo com a Coroa" e 
a nacionalizagao do comercio e da industria, para isto ur-
gindo convocar a Constituinte, para que o povo escolhesse 
diretamente os seus representantes. For outro lado, a repor-
tagem fez a cobertura noticiosa da visita do casal de mo-
narcas. 

A diregao do movimentado jornal vinha encarecendo, 
constantemente, o pagamento daa assinaturas atrasadas, 
sem o que era impossivel manter a publicagao. Agravan-
do-se cada vez mais a situagao financeira, extinguiu-se-lhe, 
finalmente, a existencia, uma vez impresso o n^ 264, datado 
de 22 de dezembro de 1859 (Bib. Pub. Est.;. 

1856 

O CLARIM LITTERARIO — Semanario Academico — 
Apareceu na primeira semana de maio (1) de 1856, trazendo 
sob o titulo a sentenga de Byron "Away! Away!''. Impresso 
na Tipografia Universal, situada na rua do Colegio (ultima 
quadra, ao sul, da rua do Imperador) nP 18, apresentou-se 
no formato de 28x20, com oito paginas a duas boas colunas 
de composicao. Assinaturas a 3$000 "por quartel, pagos ao 
receber do primeiro mimero", ou 3$500 para fora da pro-
vincia. 

A "Introdugao" coube a J . Campos, que se ocupou da 
"mais engenhosa, mais util e mais civilizadora descoberta 
do engenho humano — a Imprensa", para dizer que "uma 
sociedade sem jornal e um corpo sem alma, e um anacro-

(1) Nao no dia 10. O Clarim Litterario jamais mencionou dia, mas 
somente mes e ano, embora saissem quatro numeros mensalmente, o que 
ocorreu com regularidade em maio, junho e julho, ao passo que circularam 
tres em agosto, dois em setembro e um em outubro. De modo que as 
quatro datas contidas no registo, a respeito, de Alfredo de Carvalho, nos 
"Anais", sao arbitrarias. 
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nismo, e quase uma anomalia", assim justificando o apare-
cimento d'O Clarim Litterario. 

A edigao inseriu artigos assinados por A. J . Correia de 
Araujo e Pedro de Calazans e poesias deste e de F . D . Car-
neiro, Gentil Homem de Almeida Braga e M. S. Pereira. A 
ul t ima pagina foi dedicada a "Sabatina", u m a "especie de 
cronica ou revista", de carater noticioso, critico ou politico, 
que abordava "qualquer assunto de importancia" . Assina-
va-a o mesmo J . Campos da primeira pagina e, portanto, o 
redator principal, ou seja, Joaquim Jose de Campos Medei-
ros e Albuquerque, o I . 

Seguiu-se a publicacao regularmente, divulgando arti
gos sobre Direito, Jurisprudencia e critica literaria, cronica 
semanal e poesias, sendo outros colaboradores: J . C. Bar-
radas Junior, J . C. Bandeira de Melo Filho, F . Vieira de 
Sousa, M. J . dos Reis Junior, R. B . L. Castelo Branco, 
Gusmao Lobo e Pedro Autran da Mata e Albuquerque e os 
poetas F . L. Bittencourt Sampaio, V. de Sousa, Altino Lelis 
de Morals Rego Junior, M. de F . Faria Filho e J . J . F . de 
Aguiar. 

Uma vez terminado o periodo de estudos academicos do 
ano, suspendeu O Clarim Litterario sua circulagao com o no 
18, serie II, datado de outubro. 

A serie III, n^ 1, ano II, comegou em maio (dia 25) de 
1857, exibindo, no cabecalho — onde, ao nome de 
Byron, se acrescentou Mazzepa — a seguinte Comissao de 
Redacao: Americo Cordeiro Muniz Gitai, Gentil Homem de 
Almeida Braga, Olimpio Adolfo de Sousa Pi tanga e Pedro 
de Calazans, os dois ultimos "encarregados do mater ia l" . A 
"Introducao", assinada pelo ultimo dos quatro redatores, alu-
dindo ao indiferentismo da epoca, assinalava que, como um 
protesto, o Areopago Literario, recem-fundado, resolvera con-
t inuar a publicagao d'O Clarim Litterario, declarando como 
fato virgem nas tipografias do Recife o encetamento do se-
gundo ano de vida por um periodico do seu genero. 

Mudaram, entretanto, os colaboradores; uns "bachare-
lando-se, voltaram para as suas provincias"; outros, "por mo
tives part iculares". Foram novos, alem da produgao dos re
datores: F . L. Bittencourt Sampaio, A. J . de Alcovia, F . 
Jeronimo Coelho, J . J . Tavares Belfort, B . de Barros Vas-
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concelos e Carlos Augusto Autran da Mata e Albuquerque, 
passando este ultimo, no n° 3, para o corpo redacional. 

A "Sabatina", que jamais faltou, fechando a oitava pa-
gina, t inha a assinatura de A Redagao, quando, no ano ante
rior, era alternada por J . Campos e P . Calazans. 

Numerando-se, na segunda fase, seguidamente, de edi-
gao para edigao, so atingiu o periodico, no ano II, a pagina 
32, apenas quatro mimeros piiblicados, o ultimo datado de 
julho, uma vez que circulava medeando espagos maiores 
(Bib. Pub. Est. e Bib. do Lyceu de Artes e OficiosJ. 

O HELIOTROPIO (1) — Jornal Literario — Nao jor-
nal, mas revistinha, de oito paginas de texto, mais a capa, 
em papel de cor, no formato de 24x18, saiu a lume no dia 
10 de maio de 1856, destinando-se a circular bissemanal-
mente . Trabalho material da oficina d'O Echo Pernambu-
cano, era encarregado da publicagao um "Sr. Navarro". Ta-
bela de assinaturas: ano — 8S000; semestre — 4S000; tri-
mestre — 2S000. Segundo o Expediente, nao aceitava arti-
gos de colaboragao incompativeis com o t i tulo. 

O editorial de apresentagao ocupou-se das dificuldades 
da imprensa literaria no Recife, onde "a politica, e somen-
te ela, e quem absorve a atengao do nosso jornalismo". En-
tretanto, sobravam pernambucanos capazes no culto das le-
t ras e das ciencias; a mocidade estava avida de instrugao; 
faltava a iniciativa; uma vez dado o impulso, o movimento 
seria veloz. 

Punha-se, pois, O Heliotropio a disposicao das pessoas 
cultas; podiam mandar os seus escritos; a pobre florinha 
que dava o titulo ao periodico precisava de ser regada. E 
concluiu: "Aos homens sensatos diremos: fazemos, apenas, 
um ensaio; ajudai-nos com os vossos conselhos". 

A edigao divulgou cronicas literarias e poesias, uma so 
destas assinada: a de Jose Coriolano de Sousa Lima. 

Seguiu-se a publicagao, nao como anunciara, mas quin-
zenalmente, datado o ultimo numero, o 4° (2), de 21 de 

(1) Nao Heliotrope, como esta registado nos "Anais", de Alfredo de 
Carva lho . 

(2) O au tor citado mencionou a existencia unica do pr imeiro nu
mero, dando-o como "rar iss imo". 
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junho, que apresentou artigo de duas paginas sobre a exce-
lencia do "poder moderador" (fugindo ao sentido do titulo), 
transcriQoes literarias, "Pensamentos" e versos de Firmino 
Filho e do vate ja mencionado (Bib. Piib. Est J . 

O ALBUM — Periodico Recreativo — Surgiu no dia 17 
de maio de 1856, com oito paginas, em formato de 21x13, 
composto em duas colunas comuns e impresso na Tip. do 
Povo Republicano, situada a rua Direita n^ 5. Dizia publi-
car-se aos sabados, cobrando 2^000 por assinatura trimes-
tral, pagos quando da entrega do primeiro numero. 

Segundo a "Introdugao", dirigida as "Amaveis leitoras", 
O Album vinha quebrar a monotonia da epoca; era "um bal-
samo consolador para fazer-nos esquecer todos os males e 
perigos passados". Aludiu aos esforgos e dificuldades com 
que lutavam os redatores e a preocupagao que os invadia 
quanto a vida do jornalzinho. "Morrera na sua nascen-
ga?". "Como assegurarmos a vida do nosso querido Album, 
se nao vemos no torrao da Santa Cruz bragos poderosos e 
energicos que elevem da terra o talento nascente, que qual 
avezinha apenas rasteja por sobre a relva dos bosques? To-
dos OS periodicos literarios em nossa terra nascem com todo 
o entusiasmo e ardor, mas Ihe sucedem os paroxismos da 
morte e a gelidez do cadaver quando mal comegam a dar 
timidos passos no alvorecer de sua infancia". Findou ape-
lando para o interesse dos "coragoes progressistas da moci-
dade". 

A interessante folha divulgou produgoes literarias, em 
prosa e verso, assinadas por C. E. L. , A. M., B . Junior, E. 
J . R. B . Junior e B . J . (Bib. Pub. Est.; (1 ) . 

JORNAL DO COMMERCIO — Em substituigao a O Echo 
Pernambucano, comegou a publicar-se no dia 1 de julho de 
1856, mesmo formato de 50x32, com quatro paginas de cinco 
colunas. Diregao de Inacio Bento de Loiola, em cuja oficina 
grafica, a rua da Praia n^ 45, ocorria a confecgao material . 

(1) Embora a inexistencia de outros comprovantes, registou Sacra
mento Blake, no seu "Dicionario Biografico Brasileiro", que O Album, 
"revista cientifico-literaria", de 1856, publicou o romance "Lesghir", de 
Antonio Vitruvio Pinto Bandeira e Acioli Vasconcelos, e que este fez par
te da redagao, encarregando-se, principalmente, da Segao Literaria. E, 
ainda, alguns capitulos de outro romance: "Sessenta anos depois", do mes
mo autor. 



H I S T 6 R I A DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 6 9 

Publicagao trissemanal, assinava-se a 12S000 por ano, fra-
cionados em semestre e tr imestre. Ainda constava do Ex
pedients que a insergao de anuncios dos assinantes seria 
gratis, e os artigos de interesse particular pagariam o que se 
convencionasse. 

O editorial de abertura historiou a precedente atuagao 
politica do diretor do periodico, suas vicissitudes nas fileiras 
do Partido Liberal e consequente desilusao, frisando: "Por 
forga dessa cruel experiencia, reconhecendo que os partidos 
politicos de nossa terra nada significam, e que a unica ver-
dade deles e o individualismo em toda a sua hediondez, a-
maldicoamo-los para sempre, sem odio nem vinganga inten-
cional contra os respectivos chefes, para colocarmo-nos aci-
ma de suas intrigas e interesses egoisticos". 

Assim, o Jornal do Commercio manter ia "os principios 
de uma neutralidade absoluta"; seu conteiido constituir-se-
ia de politica, comercio, l i teratura e notlcias; no primeiro 
caso, daria apoio ou censuraria "o governo, conforme o grau 
de sua moralidade, mas sempre com dignidade, nao faltando 
jamais na polemica a deferencia e a moderacao conveniente 
ao grande jornalismo". 

Criou a redacao, inicialmente, as segoes "Correio geral", 
"Variedades", "Comunicados", "Correspondencias" e "Publi-
cagoes a pedido", sendo a quar ta pagina de anuncios. Nao 
faltou, tambem, o folhetim, em rodape da primeira pagina. 
Foram primeiros colaboradores Cosmopolita e Justus, este 
com sucessivos artigos. No n° 13, de 28 de julho, Inacio Ben-
to de Loiola, em artigo assinado, repeliu acusacoes do ex-pre-
sidente Jose Bento da Cunha e Figueiredo. A partir do no 
22 foi estabelecida a "A Cronica", em rodape das segundas-
feiras, t ra tando de assuntos variados. Especializara-se, tam
bem, na divulgagao de discursos parlamentares . 

Sem proselitismo politico, o Jornal do Commercio apenas 
comentava os acontecimentos e a situacao do pais ou da pro-
vincia, inserindo constantes Comunicados ou Corresponden
cias, sobretudo do interior e do Rio Grande do Norte, de onde 
procediam recortes e mais recortes do Argos Assuense, d'O 
Artilheiro ou d'O Assuense. 

De Goiana eram divulgados escritos sob diferentes pseu-
donimos, as vezes entremeados de versos, a saber, entre ou-
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tros: Frei Patricio, Um velho do Outro Tempo, O Goianista, 
O Estupefacto, Um invejoso da gloria, O proscrito, O Cupis-
sura Vermelho, Ali Pacha e O Velhinho Jaco. 

Da Vitoria de Santo Antao apareeiam Correspondencias 
de Cabrion, mas a politica desse municipio foi esmiucada, em 
artigos sucessivos e longos que jamais tiveram tregua, assi-
nados pelo padre Joao Herculano do Rego, em geral termi-
nados com uma versalhada, raramente saindo um so artigo 
em cada edicao, porem dois ou t res . Neles o sacerdote falava 
das perseguicoes e ameacas de que era alvo por parte das 
autoridades policiais, tendo chegado a ser preso, doutra vez 
afastando-se da cidade, em meio de cujos habi tantes dizia 
ter raros amigos. 

A publicacao terminou o ano com a edicao de 21 de de-
zembro, para continuar a 7 de Janeiro de 1857, tornando-se 
mais literaria do que politica, com a insercao de producoes 
de A. R. Torres Bandeira, Manuel Rodrigues do Passo, Faus-
tino Xavier de Novais, Antonio de Vasconcelos Meneses de 
Drumond e outros, incluindo excelente correspondencia do 
Rio, firmada por W. e, na secao "Variedades", a constante 
cronica int i tulada "O Telegrafo" e assinada O Gama. A 11 
de setembro, nao parando mais, iniciava-se o Comunicado 
"O Compadre Cortesao", d'O Compadre Provinciano, que se 
ocupava dos mais diferentes assuntos, inclusiva a politica. 

Na edicao de 26 de dezembro, Bento de Loiola estampou 
o artigo "Memoravel triunfo da Imprensa", descrevendo a 
sessao do jiiri do dia 22, na qual foi ele absolvido do delito 
de "abuso de liberdade de exprimir o pensamento", proces-
sado no governo de Jose Bento da Cunha e Figueiredo, quan-
do redigia O Echo Pernambucano. 

De 30 de dezembro, quando saiu o no 163, descansou a 
folha ate 8 de Janeiro de 1858, em cujo editorial aludiu as 
dificuldades inerentes a imprensa imparcial; tendo abando-
nado a politica partidaria, dedicara-se aos interesses do co-
mercio e da industria, pretendendo tornar-se orgao diario, 
mas desses elementos nao recebeu o menor apoio. Concluiu, 
depois de lamentar t amanho abandono: " . . . o nosso jornal 
nao tem cor politica, nem esta adstrito a partido algum; e 
sempre observara as prescrigoes do seu programa, em que 
foram definidas as condigSes preestabelecidas a sua publica-
gao". 
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Como "Mofina", vinha publicando, seguidamente, u m a 
lista de assinantes em atraso, ainda d'O Echo Pernambucano. 
Curioso titulo de mater ia foi o da cronica comegada em feve-
reiro de 1858: "Variedade noticiosa ou barrela interessante 
pa ra recreio dos leitores". A 18 de maio diminuiu o tama-
nho do jornal, passando para quatro colunas de composi-
gao, devido a falta de papel, n a praca, do modelo usado. 

No mes de agosto, cont inuando em setembro, Comuni-
cados e Correspondencias voltavam-se contra insinuacoes 
d'O Liberal Pernambucano, e a part i r de 12 de novembro 
iniciava-se a publicacao de u m a serie de 11 cartas de Paris, 
de Antonio Borges da Fonseca, focalizando assuntos inter-
nacionais . 

A primeira pagina da edicao do dia 19 foi inteiramen-
te ocupada por um artigo assinado pelo redator Inacio Ben-
to de Loiola, da mais franca hostilidade ao jornalista Nas-
cimento Feitosa -— que nao o poupava n'O J.iheral — assim 
te rminandc : 

"Elsse inimigo imortal da honra, esse ente pequenino, 
essa asquerosidade, esse canalha passou a juventude na obs-
curidade e na lama, na obscuridade e na lama vai passando 
a asquerosa velhice e temos fe no bom senso dos pernambu-
canos que na lama e n a obscuridade ele ha de f indar". 

O Jornal do Commercio cumpriu, ate o fim, seu progra-
m a de imparcialidade politica. A 24 de dezembro de 1858, 
publicando o no 264, ultimo do ano, prometeu voltar a circu-
lacao, o que fez com o titulo A Ordem (Bib. Piib. Est.j. 

ESTRELLA DAS BELLAS — Periodic© Recreativo — Im-
presso na Tip . Republicana Federativa Universal, sob a di-
regao de Manuel Braz Odorico Pestana (1), publicou-se o 
primeiro numero no dia 10 de julho de 1856, em pequeno 
formato. 

(1) Manuel Braz Odorico Pestana, segundo Alfredo de Carvalho, era 
um "destes tipos inofensivos e grotescos cuja natural tendencia ao dis-
late OS boemios dos bons tempos academicos cultivavam com esmero; era 
um mulato alto e magro, de basta cabeleira encaracolada, semblante ins-
pirado, muito verboso e pernostico, e duma petulancia evidentemente fi-
Iha da vesania". 
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Dizendo-se, na apresentagao, "defensor das amaveis 
pernambucanas", frisou o articulista: " . . . a Estrella nao e 
mais que uma colegao de ardentes pensamentos, em que ma-
nifestamos os nossos sentimentos e as nossas paixoes". Nou-
tro topico, ressaltou: "Milton nos pinta Eva e os deveres dos 
seus encantos. S r s . : o sexo feminino e o coloquio do abis-
mo; uma jovem formosa so comparo com todas as obras belas 
da Natureza"(2) . 

"Do mesmo modo — acrescentou o registo de Al
fredo de Carvalho, nos "Anais" — sao todos os artigos das 
outras edicoes, incompreensiveis mistiforios, cheios de com-
paragoes estapafurdias, imagens burlescas e nescidades es-
tupendas em prosa e verso". 

Circularam mais dois numeros (3) do comentado orgao, 
do qual nao existe nenhum comprovante nas bibliotecas vi-
sitadas, o ultimo dos quais no dia 30 do mes referido. 

O CONTEMPORANEO — Inexistente comprovante da 
edicao de estreia, o no 2, ano I, circulou a 28 de julho (1) de 
1856, formato de 37x27, com quatro paginas a tres colunas 
de 15 ciceros. Constava do expediente, numa faixa abaixo 
do titulo: "Assina-se na Livraria Universal, rua do Colegio 
n° 20, por 3S000 por trimestre, pagos adiantados. O preco 
das publicagoes de interesse particular sera convencionado 
na tipografia. Sai duas vezes por semana" . A tipografia fi-
cava junto a Livraria, n° 18. 

(2) Noticiando o aparecimento da folha, escreveu Pedro de Cala-
zans, na sua "Sabatina" d'O Clarim Litterario (Vol. I, n° 11): "Publi-
cou-se um periodico intitulado Estrella das Bellas, cujo unico redator e 
o estudante 6 Pestana. Digam o que quiserem do periodico do sr. Pes-
tana; mas nao Ihe neguem a propriedade de recreativo; porque nem 
todas as comedias de Moliere seriam mais capazes de desafiar tanta gar-
galhada franca e livremente expansiva. Certos frenologistas tem enxer-
gado no sr. Pestana a saliencia de certa bossa.. . mas deixem o pobre 
mogo; ele de proposito quer divertir o belo sexo, por ele espirituosa-
mente definido — o coloquio do abismo". 

(3) Na "Sabatina" do n° 12 d'O Clarim (ultimo do mes de julho), 
escreveu Calazans: "A imprensa literaria deu-nos apenas o 2° e o 3° nu
meros da Estrella das Bellas, que tem sido procurados com suma avidez". 

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara a data do primeiro 
niimero como sendo "14 de setembro" e, alem de outros lapsos, disse que o 
trabalho material estivera a cargo da Tipografia Uniao, quando o foi da 
Tip. Universal. 
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Extenso editorial, na edigao avistada, ocupou-se do de-
senvolvimento do pais, acentuando: " . . . a l g u m a coisa e de-
vida a revolugao pacifica que se tern operado no espirito pu
blico, ocasionada pelo amortecimento das lutas de partido, 
que pouco a pouco se foram extinguindo, a ponto de serem 
hoje quase nu las" . Falava da falta de bragos para a agricul-
tura , sugerindo a imigragao de estrangeiros em larga esca-
la e, ao mesmo tempo, a substituicao do "brago pela maqui-
n a " . Seguiram-se "Noticias da Europa", "Noticias do Sul" e 
a transcrigao do projeto de Reforma Hipotecaria, do minis-
tro Nabuco de Araujo, que tomou mais de duas paginas e 
foi concluir na edigao seguinte. 

Os n s . 3 e 5, datados de 2 e 9 de agosto, dedicaram 
imenso espaco a insergao de discursos parlamentares de de-
fesa da colonizacao e de uma "lei de te r ras" . Abriu o texto 
do segundo deles o artigo "Instrugao primaria", assinado por 
S. de O. 

Teria sido publicado, por fim, o no 6. Nenhum vislum-
bre de partidarismo nas edigoes manuseadas (Coleg. A. 
Quintas^. 

O ESTUDANTE — Periodico Literario — "O niimero 
primeiro e unico (?) saiu a 3 de outubro de 1856", em peque-
no formato, dirigido por Manuel da Cunha Figueiredo e im-
presso na Tip. Republicana Federativa Universal ("Anais"^. 

O ATHENEU PERNAMBUCANO — Periodico Cientifico 
e Literario — Surgiu o n° 1, vol. I, em julho de 1856, osten-
tando, como divisa, a frase: "Avante e sempre!" . Revista im-
pressa em formato de 26x16, na Tipografia Uniao, a rua da 
Aurora n" 32, apresentou-se com 32 paginas, fora a capa, 
esta em papel de cor. Comissao de Redagao: presidente — 
Joaquim Vilela de Castro Tavares; membros — Joao Diniz 
Ribeiro da Cunha, Joaquim da Costa Barradas Junior e Ma
nuel Peixoto de Lacerda Verneck. 

Lia-se n a "Introducao", de quase duas paginas, assina-
da pelo presidente: "O Atheneu, filho de u m a sociedade aca-
demica do mesmo nome, e redigido por simples estudantes, 
que, ainda principiantes na carreira das letras, nao preten-
dem andar em foro de escritores, antes convencidos de que 
nao podem fazer mais do que ensaios, sataem que carecem 
de indulgencia e animagao". Mas, "suas paginas podem ser 
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realgadas pelos escritos de muitos socios honorarios, entre 
OS quais figuram alguns de reconhecida reputagao literaria". 

"Pelo que respeita aos assuntos de que deve ocupar-se 
O Atheneu, sao eles os mesmos que se discutem na Socieda-
de. Assim, as ciencias juridicas e sociais, a filosofia, a histo-
ria e qualquer outro ramo da literatura subministrarao ma
teria aos diversos artigos que tem de encher-lhes as colunas". 
Guardaria sempre "os limites que a razao, a religiao e a so-
ciedade impoem", concluindo: " . . . n a o ultrapassara em Fi
losofia OS limites que Deus pos a razao; investigara com ela 
somente o que por ela pode ser conhecido; e nesse esforco 
para a sabedoria, nesse caminhar afanoso para a luz e a 
virtude, procurara sempre a fe, para, ao clarao resplandes-
cente dela, descortinar as alturas em que Deus habita, tanto 
quanto ele mesmo o permite". 

Alem de resenhas das sessoes do Ateneu Pernambucano, 
a edicao de estreia divulgou producoes, em prosa, de Aires 
de Albuquerque Gama, Ribeiro da Cunha, Manuel Pereira 
de Morals Pinheiro, Goncalo de Almeida Souto, A. de Urzedo, 
Jose Coriolano de Sousa Lima, Belfort Roxo e Henrique Pe
reira de Lucena. Na secao "Poesia" escreveram: A. P . Ma-
ciel Pinheiro, Andrada e Silva, H. Graca, Jose M. de Frei-
tas, J . Coriolano, Ribeiro da Cunha e Franco Sa. As ulti
mas cinco paginas foram ocupadas pela "Cronica", assina-
da por J . Campos (Medeiros e Albuquerque) . 

Passando a ser confeccionado na Tip. Universal, a rua 
do Colegio (atual do Imperador) no 18, saiu o no 2 em agos-
to, acompanhado de Suplemento, e o 3° em setembro, for-
mando, em numeragao seguida, o total de 126 paginas. 

O n° 1, vol. II, d'O Atheneu publicou-se em maio de 
1857, escrevendo a redacao, a proposito: "Ele entra agora 
no segundo periodo de sua existencia depois de uma inter-
rupcao de seis meses, consequencia de ser redigido por uma 
associagao academica, que suspende os seus trabalhos duran
te as grandes fei'ias da Faculdade de Direito". 

Circularam mais tres edigoes, a ultima das quais data-
da do mes de agosto, com o total de 128 paginas. Quase sem 
alteracao o corpo de colaboradores, a salientar Polidoro e 
Leonidas C. Burlamaqui. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 7 5 

Comegou o vol. I l l — no 1 — em junho de 1858, quan-
do foi reduzida pa ra vinte a quant idade de pag inas . Nova 
Comissao Redacional: Joaquim Jose Campos de Medeiros e 
Albuquerque, Francisco Dias Carneiro Junior e Jose Corio-
lano de Sousa Lima. No no 2 a confecgao mater ia l passou a 
efetivar-se na T ip . Academica, de Miranda & Vasconcelos 
(livreiros da Faculdade de Direito), s i tuada a rua do Cole-
gio no 2 1 . Na edicao seguinte — agosto — (1) os diretores 
foram substi tuidos por Leandro Francisco Borges, Manuel 
Pereira de Morals Pinheiro e Joaquim Inacio Alvares de Aze-
vedo. Cobrava-se 3S000 por ass ina tura t r imestral , pagos adi-
a n t a d a m e n t e . Circulou em setembro o no 4, perfazendo o 
total de 84 pag inas . Foram novos colaboradores: Ovidio da 
G a m a Lobo, Francisco de Pau la e Silva Lins, Antonio Ran-
gel de Torres Bandeira, H . do Rego Barros, Cezario de Aze-
vedo, F . de C. Soares Brandao e J . A. de Sousa Ribeiro 
Jun io r . 

De 1859 existem comprovantes dos n s . 1 e 2, formando 
o volume IV, datados de junho e de julho, respectivamente, 
n u m total de 40 pag inas . Voltou, no 2°, a imprimir-se n a 
T ip . Uniao, ja t ransfer ida pa ra a r u a do Hospicio no 13. Co
missao de Redacao do ano: Candido P . Monteiro, F . de C. 
Soares Brandao, Antonio Moniz Sodre de Aragao, Eugenio 
A. do Couto Belmonte e Vital F . de Morals Sa rmen to . Cola
boradores: J . do Rego, J . Borges Carneiro, Frankl in Doria, 
Manuel do Nascimento Machado Portela ("Memoria Histo-
r ica-Academica") , Aprigio J . da Silva Guimaraes , Joao Ca-
pis t rano Bandei ra de Melo, J. A. de Sousa Ribeiro Junior ("Al-
gumas consideracoes sobre a liberdade de imprensa" ) , J . 
Oliveira Bastos, Filgueiras Sobrinho, Cezario de Azevedo, 
Nascentes Burnier e A. R. de Torres Bandei ra . 

Circulou em abril de 1860 o no 1, vol. V, com 20 paginas, 
obediente a seguinte Comissao de Redacao: J . A. de Sousa 
Ribeiro Junior ( re la tor) , Garcia Dias Pires, F . de C. Soares 
Brandao, Pedro Afonso Ferreira e Vital F . de M. Sarmento . 
Alem da contribuicao do redator-relator, sobre "Direito", e 
da cronica de fechamento, a edigao divulgou: " In t roducao 
ao Curso de Filosofia", por Antonio Ferrao Moniz; discurso 
do novo presidente do Ateneu, Antonio Moniz de Aragao; re-

(!) A edicao de agosto de 1858 dedicou a maioria de suas paginas 
ao falecimento do professor Joaquim Vilela de Castro Tavares, o maior 
incentivador da fundacao da revista. 
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latorio do vice-presidente; artigo de Garcia D . Pires e poe-
sias de Filgueiras Sobrinho, Antonio Ildefonso Nascentes 
Burnier e Epifanio Bitencourt . 

Sem comprovantes do ano VI (2), publicou-se em se-
tembro de 1862 o no l do ano VII, impresso na tipografia 
de Freitas Irmaos, s i tuada n a rua do Imperador n^ 48, 1° 
anda r . Comissao de Redacao: Teodoreto C. F . Souto, J . A. 
Galvao Pires, Frankl in Tavora, Jesuino Freitas e Baima, 
alias, Antonio de Sousa Baima. Escreveu a "Introdugao" o 
presidente de honra Jose Antonio de Figueiredo, seguindo-
se: Relatorio do sergipano Jose de Jesus Leite; discursos de 
Graciliano Pimentel, J . J . do Monte Junior e Antonio Mar-
tiniano Lapemberg; atas sobre a restauragao da sociedade 
Ateneu Pernambucano; artigos de Moura Magalhaes, Tava-
res da Silva e Teodoreto, terminando com a cronica de F . 
Tavora. O no 2 saiu em outubro, so inserindo mater ia juri-
dica, de diversos colaboradores, mas sem faltar a cronica do 
fim, assinada — A Redacao. 

Atingido 1863, vol. VIII, circulou o no 1 no mes de abril, 
a inda com 20 paginas, afora a capa. Comissao de Redacao: 
Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, Candido Martins de Almeida, 
Teodoreto Carlos de Far ia Souto, Americo Pinto Barreto e 
Aristides de Paula Dias Mar t ins . Da mater ia publicada 
constou um Relatorio de Monte Junior, no qual formulou 
criticas a equipe redacional do ano t ransato , por haver con-
sentido "se imprimisse no Atheneu" o escrito int i tulado "O 
poder temporal dos papas e inutil e injusto" (autoria de A. 
J . de Sousa Paraiso) . 

Ao que tudo indica, terminou ai a existencia d'O Athe
neu Pernambucano (Bib. Piib. Est., Bib. Fac. Dir. UFPe. Bib. 
Nac. e Bib. Pub. Sergipej (3) . 

A LEI —- Periodico Politico — Sem que reste compro-
vante da edicao inicial, circulou o no 2 no dia 3 de agosto 
de 1856, formato de 21x15, com quatro paginas de duas co-
lunas . Impresso na Tip. Nacional, a rua do Colegio n° 14, 
vendia-se o exemplar a 40 reis. 

(2) Nao existe, nas bibliotecas visitadas, a edigao de 1861, que, se-
gundo Alf. de Carvalho, circulou no mes de junho. 

(3) So a Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Fede
ral de Pernambuco possui volume quase complete da revista. Nas ou-
tras, apenas numeros esparsos. 
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Constou a edicao de quatro artigos redacionais; neles, 
defendeu "a monarquia constitucional representativa"; acon-
selhou a trabalhar e obedecer a lei; opos restrigoes a medidas 
da administragao provincial conservadora, sobretudo a intro-
missao de autoridades policiais nas eleigoes, e ridicularizou 
OS "melhoramentos materials do pais", apregoados pelo pe-
riodico O Contemporaneo (Bib. Pub. Est.^. 

Consoante os informes de Alfredo de Carvalho, nos 
"Anais", ainda se publicaram os n s . 3 e 4, este ultimo data-
do de 7 de setembro. 

O ADVOGADO DOS GUARDAS NACIONAIS — Impres-
so na Tip. Republicana Federativa Universal, a rua do Pas-
seio Publico no 19, surgiu a 11 de agosto de 1856, formato de 
22x16, com quatro paginas de duas colunas. Destinado a 
circular semanalmente, vendia-se a 40 reis o exemplar, "na 
mesma tipografia e na rua Direita defronte da Travessa de 
Sao Pedro, sobrado n° 5, residencia de seu redator", e noutros 
pontos. Sobre o tltulo, vistosa xilogravura, representada por 
advogado ante uma banca, e, de pe, em frente, um miliciano 
armado, em posicao de descanso. 

Tinha por objetivo, conforme o artigo-programa, "entrar 
em contato com os que exercem sobre os guardas nacionais as 
useiras e habituais injustigas e arbitrariedades por sua conta 
e risco, sem terem ao menos esses a liberdade de reclamar, ou, 
fazendo-o, de ser atendidos". Depois de outras metas, men-
ciona a de "dar um novo lustre ao distinto Corpo da Guarda 
Nacional". 

Inteiramente devotado a sua causa, sem uma linha se-
quer de fatos nao atinentes a Guarda Nacional, suas reivin-
dicagoes e o desprezo que Ihe votavam os "mandoes" da epo-
ca, o periodico circulou com toda pontualidade ate o n° 5, de 
15 de setembro. Suspense, reapareceu a 27 de outubro, con-
t inuando ate o n^ 11, de 10 de dezembro (1), que foi o ultimo. 

O jornal redigido por Luiz Ciriaco da Silva criticou a nao 
participagao dos guardas nacionais nas eleigoes de 2 de no-
vembro e condenou a fraude que, para nelas sair vitorioso. 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho registara, como ultimo nu-
mero, o 9°, atribuindo-lhe a data de 24 de novembro, justamente a do 
no 10. 
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empregara o governo conservador da provmcia, o qual nao 
queria, de "forma alguma, deixar a te ta" (Bib. Pub. Est.>. 

A AQUCENA — Periodico Recreativo — Impresso na Tip. 
Republicana Federativa Universal, em pequeno formato, cir-
cularam quatro numeros, apenas, no periodo de 26 de agos-
to a 15 de setembro. Semanario, vendia-se o numero avulso 
a 80 reis ("Anais"; . 

O CONSERVADOR — Folha essencialmente politica, pu-
blicou-se o no 1, ano I, a 11 de setembro de 1856, formato de 
31x22, com quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros, sen-
do impresso n a Tip. Uniao, a rua da Aurora n° 23. 

Lia-se no editorial de apresentagao, inicialmente: "O Par-
tido Liberal acaba de dar mais u m a prova de que so pode 
pleitear a eleicao pelos meios ilegais, pela turbulencia; nas 
freguesias em que toma parte, e cujos acontecimentos ha 
chegado ao nosso conhecimento, assim tem procedido. Insul-
tos repetidos, ofensas fisicas, quebramento de urnas , assua-
das e agitacao permanente, ameagas e agressoes com punhais 
sao as facanhas que todos nos presenciamos em algumas 
matr izes" . 

Depois de outras consideragoes, frisou o articulista: "O 
Conservador, pois, aparece por forca das circunstancias dos 
dias 7 e 8 do corrente mes e tera por fim especial nar ra r os 
acontecimentos eleitorais das freguesias, com todas as suas 
circunstancias fatais, apontando e indicando os seus verda-
deiros autores . Seu titulo caracteriza o lado politico a que 
pertence, e isto dispensa a apresentacao de um programa, 
tan to mais quanto sua marcha e conduta posterior, as ideias 
e principios que for emitindo e as discussoes em que se en-
volver definirao melhormente a sua posigao no jornalismo, 
e manifestarao com toda a clareza os seus fins". 

No no 3, noticiou haver continuado o pleito no dia 13, 
u m a vez que fora "interrompido pelo quebramento das ur
n a s " (1) . 

(1) No edital de convocagao de novo pleito na freguesia de Santo 
Antonio, justificando-o, declarou o juiz de paz Joao Valentim Vilela que 
haviam sido interrompidos os trabalhos do dia 8 "em virtude de agres-
sao e invasao da igreja por homens turbulentos e anarquistas, que espanca-
ram e feriram a diversas pessoas e quebraram, em seu vandalismo, uma 
imagem de N. S. Jesus Cristo, assim como as urnas que continham as ce-
dulas ja recebidas". 
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De vida efemera, O Conservador nao focalizou outro as-
sunto senao as eleigoes do dia 8, p a r a vereadores e juizes de 
paz, responsabilizando os lideres liberais pelos acontecimen-
tos, defendendo a probidade da mesa da freguesia de Santo 
Antonio, divulgando manifestos, circulares e comunicados 
alusivos e polemizando com o diario O Liberal Pernambucano, 
que fazia seria oposigao ao governo provincial . 

Com o no 8, de 31 de outubro, deu o orgao si tuacionista 
por t e rminada a sua missao (Bib. Pub. Es t . j 

1857 

A REGENERAgAO — Periodico Politico — O no l cir-
culou a 31 de Janeiro de 1857, formato de 35x24, a tres colu-
nas de 14 ciceros, com quat ro pag inas . Publicagao bissema-
nal, das quartas-feiras e sabados, assinava-se a 1$000 por oito 
numeros , cus tando o exemplar 160 reis . Impresso n a T ip . 
Universal, a r u a do Colegio no 18, indicou como responsaveis 
Jeronimo Vilela de Castro Tavares, tenente-coronel Joao Pau
lo Ferre i ra e Manuel Elias de Moura . 

Apresentou-se com o artigo in t i tu lado "Programa" , assi-
nado por Lourenco Trigo de Loureiro, Joao Paulo Ferreira, 
Trajano Cesar Bur lamaqui , Jose Veloso Scares, Jose Caitano 
de Medeiros e Aleixo Jose de Oliveira, segundo o qual A Rege-
neracao sus ten ta r ia as " luminosas e interessantes ideias" ex-
pendidas por Jeronimo Vilela, atraves "dos Comunicados in-
sertos no Diario de Pernambuco de 31 de dezembro do ano 
proximo passado e de 5 de Janeiro corrente, abragadas por 
u m grande niimero dos membros do mesmo part ido", id6ias 
que poderiam faze-lo "levantar-se do abat imento em que jaz 
h a oito anos e colocar-se n a a l tu ra que Ihe convem". Seria, 
en t re tan to , u m a missao de paz, de conciliagao, de uniao e 
regeneracao do Par t ido Liberal da provincia", nao se desvi-
ando, nas censuras ao governo, "da senda da moderagao, de-
cencia e dignidade", nem descendo "ao campo das questoes 
pessoais, doestos, convicios e in jur ias" . 

Outro editorial, repleto de consideragoes em torno do 
mesmo t ema e apontando deslises do Par t ido Conservador, 
ocupou mais de u m a pag ina . Sucederam-se mais dois ar t i -
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gos, "Fatos diversos" e uma transcrigao do Correio Mercan-
til, do Rio de Janeiro, tudo sobre politica, quer nacional, 
quer provincial. 

Em editorial do no 3, o articulista focalizou "o partido 
ininiigo da liberdade, seja regressista ou saquarema, cor-
cunda ou conservador", aludindo a impossibilidade de uma 
conciliagao com os liberals, para arrematar: "Nao, os con-
servadores nao podem mais governar-nos; provada sua im-
potencia moral, a inconveniencia de sua doutrina, a repul-
sa que sofrem do pais, que os respeita em consideragao a 
Coroa, livre como e, livre come deve ser na escolha do seus 
ministros, eles devem retirar-se do poder". 

Na edigao seguinte, com sua assinatura, escreveu Jero-
nimo Vilela o artigo "Aos meus amigos e correligionarios, 
aos homens sensatos do pais", focalizando a guerra que "al-
guns individuos" moviam contra si, acusando-o, com intri-
gas e calunias, de praticar o divisionismo. Mas sua lingua-
gem era de paz. E acrescentou: "A Regeneragao nao quer 
a divisao do Partido Liberal; dividido, retalhado estava ele, 
e infelizmente ainda esta. E para uni-lo fraternalmente que 
ela apareceu; e para dar-lhe a vida, que Ihe convem, que 
tenho com meus amigos feito tantos sacrificios". 

Atacado Jeronimo Vilela, com a maxima virulencia, pe-
lo diario O Liberal Pernambucano, imprecou-lhe um grupo 
de amigos, em abaixo-assinado n'A Regeneragao de 7 de mar-
go (1), que nao respondesse ao "indecente e injusto modo" 
como vinha sendo agredido. 

Realmente, o bissemanario nao deu confianga ao con-
tendor domestico. Defendia os principios do seu orientador 
politico; atacava os "guabirus", mas nao feria nomas. Nao 
deixou, igualmente, de comentar assuntos diferentes, como 
a politica ministerial, a eleicao direta, a mudanca da Facul-
dade de Direito de Olinda para o Recife, a nacionalizagao 
do comercio, a centralizagao, etc. , dedicando algum espago 
a Variedades, Noticias do Interior e raras poesias de Amaral 
Tavares. 

(1) O abaixo-assinado dirigido a Jeronimo Vilela foi repetido em 
todos OS orgaos da fagao liberal dele simpatizante. 
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Todavia, nao se prolongou a existencia d'A Regenera§ao, 
que terminou sem conciliar nem regenerar os irrequietos 
politicos provincials. O ultimo numero divulgado foi o 11° 
a 28 de margo, quando dizia um "Post scritum", ao pe da ul
t ima pagina, ter de "parar por alguns d i a s " . . . Nao voltou 
jamais (Bib. Pub. Est. e Bib. Inst. Arq.). 

A SEMPRE VIVA — Jornalzinho Literario e Recreativo 
(titulo em caracteres inexpressivos) — Divulgou o nP 2, se-
rie I, a 25 de maio de 1857, data colocada ao pe da compo-
sicao da primeira pagina. Formato de 21x15, e impressao 
da Tipografia Republicana, situada a rua do Passeio Publi
co no 19. 

Inserindo notas curiosas, charadas e anedotas, verso e 
prosa assinados, publicaram-se, ate 1 de agosto, doze edi-
Qoes de quatro paginas. 

A serie II comegou no dia 22 do referido mes, escreven-
do a redacao: A Sempre Viva "vai prosseguir o seu caminho 
sob OS auspicios de uma sociedade composta de estudantes 
do Colegio das Artes, que acaba de ser instalada com a de-
nominacao de Recinto Literario". 

Passando a sair com oito paginas, foi estabelecido o pre-
go de 2S000 pela nova serie, que entretanto, segundo tudo 
indica, nao foi alem do no 2, datado de 29 de agosto. Nume-
ragao seguida, resultou um total de 64 paginas. 

Foram os seguintes os colaboradores da folha: J . F . da 
Silveira Tavora, Joviniano da Costa Monteiro, J . A. Besso-
ne d'Almeida, Henrique A. Chaves Junior, Luiz Carlos de 
Araujo Pereira, M. T . Bandeira, Vitoriano J . Marinho Pa-
Ihares, e tc . Na segunda serie, evidentemente melhorada a 
qualidade do orgao, a oitava pagina era ocupada pela cronica 
"A Semana", assinada: A Redagao (Bib. Nao. e Bib. Pub. 
Est.) (1) . 

O VAPOR DO RIO FORMOSO — Iniciou-se a 26 de ju-
nho de 1857, em formato de 22x16, com quatro paginas de 
duas colunas, exceto a edigao de estreia, que se apresentou 

(1) A cole?ao da Biblioteca Nacional esta desfalcada do n° 1. Na 
Biblioteca Piiblica do Estado so existem dois comprovantes: os ns. 3 e 
12 da serie I. Alf. de Carvalho (obra citada) nao fez mengao a serie II. 
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em coluna larga. Impressao da tipografia de Inacio Bento 
de Loiola, a rua da Praia no 45, e redagao, segundo Alfredo 
de Carvalho ("Anais"), a cargo de Caspar de Meneses Vas-
concelos de Drumond. No alto, sobre o titulo, figurou artis-
tica vinheta de um navio de rodas fumegando. 

O editorial de abertura, que nao primou pela clareza, 
frisou a certa altura: " . . .uma associagao de pessoas se dis-
puseram a mandar construir um vaporzinho sui generis, 
cuja missao e "conduzir", daquela comarca, quantos fardos 
porventura estejam prestes a serem para aqui transporta-
dos". 

A "tripulacao" do Vapor estava assim constituida: Co-
mandante — 6 Veado Catingxieiro; Imediato — O Dinizia 
das Traficancias; Capelao — O Padre Castiga; Piloto — Ma
nuel Trompa; Mestre — Mandu Homeopata; Guardiao — 
Manuel Fofo; Engenheiro Maquinista — O Scriba da Palma; 
Gageiro de Proa — Galdino dos Funis; Pratico da Barra — 
O Bagaceira, e, finalmente, marinheiros. 

Circulando semanalmente, o periodico empregava chiste 
e satira abundantes em toda a sua materia — comentarios, 
dialogos e versos, — utilizando aqueles pseudonimos e outros, 
tais como Asmodeu, Galope, Palhito de Fogo, Felix Mulam-
bo e Joaquim Feijoada. Linguagem, sobretudo, metaforica. 

So a partir do n^ 10, de 29 de agosto, a redagao veio a 
focalizar, diretamente, o Presidente da Provincia, Machado 
Portela, e seu chefe de policia, Policarpo Lopes de Leao, a 
proposito da prisao irregular do cidadao de Rio For-
moso tenente-coronel Jose Antonio Lopes, atacando-os de-
sabridamente, sobretudo ao segundo, do qual chegou a dizer, 
no no 24, de 5 de dezembro: " . . . c o m o magistrado, os seus 
atos envergonham a classe a que pertence; como homem so
cial, parodia o procedimento das Messalinas e regateiras". 

Nao tratou de outro assunto O Vapor do Rio Formoso, 
debatido, igualmente, em versos de sete silabas, ora indepen-
dentes, ora dentro da materia em prosa. Dois sonetos figu-
raram no no 19, em polemica com C. L. do Diario de Per-
nambuco, de linguagem insultuosa, assinados por O gerente 
do Vapor e O Redator do Vapor. Tambem Asmodeu e Peixoto 
firmavani prosa ou verso do mesmo estilo. Ate Inacio Bento 
de Loiola apareceu com um soneto. 
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Tendo surgido "para denunciar ao pais as malversagoes" 
do chefe de policia e u m a vez exonerado dessas fungoes Po-
licarpo de Leao, extinguiu-se a vida do jornal ao ser putalica-
do o no 26, de 19 de dezembro, que estampou, n a quar ta pa-
gina, o seguinte: "O Vapor do Rio Formoso, tendo concluido 
a sua comissao (?), retira-se da arena periodiqueira ate se-
gunda ordem — O Comandante-em-Chefe" (Bib. Pub. Est.). 

O PROGRESSO — Folha Catolica, Literaria e Noticiosa 
— Surgiu a 1° de julho de 1857, em formato de 38x27, com 
quatro paginas de tres colunas. Constava do Expediente: 
"Subscreve-se no escritorio da redagao, na rua do Cabuga 
(atual Duque de Caxias), 61 D, a razao de 2$000 por trimes-
tre e 3$000 para seguir pelo Correio para fora da provincia". 
Impressao da Tip . Universal. Publicagao nos dias 1, 10 e 20. 

"Estranho as lides politicas, essencialmente religioso, 
eminentemente social — dizia o editorial de apresentagao, 
assinado por Francisco Leopoldino de Gusmao Lobo, redator 
principal, ao lado do seu primo Ovidio da Gama Lobo — O 
Progresso vai comegar sua peregrinagao sobre este mundo 
de provagoes", frisando: " . . . mili tara sempre pela Igreja, 
sempre por Cristo, sempre pelo triunfo do progresso cato-
lico". 

Constituiu-se o periodico verdadeira polianteia da reli-
giao Catolica, Apostolica, Romana, divulgando pastorals, pro-
dugoes doutrinarias ou filosoficas, e u m a parte de Literatu-
r a . Quer num, quer noutro desses setores, viam-se assina-
turas dos nomes mais em evidencia nas letras pernambuca-
nas, a saber: Antonio Rangel de Torres Bandeira, F . A. de 
Meneses Doria, Jose Soares de Azevedo, Pedro de Calazans, 
Aprigio Guimaraes, deao Joaquim Francisco de Faria, Anto
nio Vicente do Nascimento Feitosa, padre Lino do Monte-Car-
melo Luna, Joao de Lemos, F . Soares Franco Junior e os 
Lobos. 

O Progresso manteve, igualmente, segao de noticiario 
especifico. Em suas ult imas edigoes, repeliu o projeto de ado-
gao do casamento civil apresentado a Camara Geral, inse-
rindo, a proposito, artigos do Conego Antonio de Castro Sil-
va e as representagoes dirigidas ao Imperador Pedro II pelos 
arcebispos de Sao Paulo e da Bahia e pelos bispos de Pernam-
buco e do Maranhao . 
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Circulou o jornal in in ter ruptamente , transferindo-se o 
t rabalho, em novembro de 1858, para a tipografia Academica 
e, no penultimo numero, para a Tip . Brasileira. Ja no fim, 
a redagao entrou a atacar , por questoes de somenos, o seu 
ex-colaborador Aprigio Guimaraes, que se defendeu atraves 
do Jornal do Recife, ai usando o pseudonimo Aggripa. 

Publicaram-se, ao todo, 76 edigoes, a u l t ima das quais 
da tada de 1 de ogosto de 1859 (Bib. Pub. Est . ) . 

O ACADEMICO DO NORTE — Periodico Literario e Ci-
entifico — Entrou em circulagao a 20 (1) de julho de 1857, 
conforme os "Avisos diversos" do Diario de Pernambuco. 

Manuseados alguns comprovantes a par t i r do no 2, apre-
sentou-se o interessante orgao em formato de 31x23, com 
oito paginas de tres colunas, sendo impresso n a tipografia 
Uniao, a rua do Hospicio no 13, publicando-se nos dias 10, 20 
e 30 de cada mes . Assinatura t r imestral a 2$000, ou 2$500 
para fora da provincia. Prego do exemplar — 240 reis, "a 
venda na livraria do sr . Nogueira, ao pe do arco de Santo 
Antonio". 

As edigoes apareciam repletas de artigos sobre Direito, 
Economia e Literatura, dos redatores, que eram Joaquim Mo-
reira de Castro, Joao Coimbra, Olimpio Manuel dos Santos 
Vital, Jacinto Pereira do Rego, Manuel Luiz de Azevedo e 
Araujo, Anacleto de Jesus Maria Brandao Junior, Henrique 
de Sousa Lima, Joaquim Jose de Campos da Costa Medeiros 
e Albuquerque, Jose Antonio de Magalhaes Bastos e Pergen-
tino Saraiva de Araujo Galvao, alem de colaboradores dife-
rentes, inclusive o professor Pedro Autran da Mata e Albu
querque . 

Publicou-se o jornal ate o n° 9, de 10 de outubro do mes-
mo ano, formando, em numeragao seguida, um total de 72 
paginas (Bib. Piib. Est.) (2) . 

O ONZE DE AGOSTO — Publicagao Academica — Saiu 
o primeiro numero n a da ta do titulo, em 1857, formato de 
30x22, com oito paginas a duas colunas de 16 ciceros. Im-

(1) Nao no dia 24, como registou Alfredo de Carvalho. 
(2) Faltam exemplares dos ns. 1, 4, 5, 6 e 8. 
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primiu-se, utilizando papel especial, na Tipografia Uniao, a 
rua do Hospicio no 13. Assinava-se a 3$000 por trimestre, 
pagos ad ian tadamente . 

Do bem elaborado "Prospecto" de abertura, firmado por 
A Redagao, constou o seguinte topico: "Se a publicacao, que 
ora empreendemos, pela exiguidade de nossos meios, nao for 
u m a oferenda digna do al tar da pat r ia no grande dia 11 de 
agosto, seja ao menos um protesto de que a aurora deste 
dia acorda em nossos coragSes os sentimentos do mais exal-
tado patriotismo, da mais ardente gra t idao" . 

A edigao apresentou o sumario abaixo: "Direito Natu
ra l" — J . J . d'Albuquerque Barros; "Li tera tura" — J . J . 
Tavares Belfort; "Album Religioso" — J . Borges Carneiro; 
poesias de F . A. Cezario de Azevedo, D . Carneiro, Virginio 
A. C. C. e Albuquerque e A. Castro. 

Ao pe da u l t ima pagina, colocou-se o Aviso: "O Onze de 
Agosto, que ora se apresenta na arena do jornalismo, nao 
tem titulos que o recomendem a atengao do publico. Os no-
mes que se acham a frente de sua redagao sao de estudantes 
obscuros, que nao tem o prestigio do talento, nem a ridicula 
pretensao de l i teratos. Esperar deles correcao no estilo, be-
leza e lucidez nos pensamentos, qualidades que distinguem 
OS escritores encanecidos nas lides da imprensa, e dar u m a 
prova de mau senso, e u m a esperanca estulta, que nao hon-
ra a quem a a l imenta . 

"Os Vieiras nao nascem feitos, fazem-se. Assim, pois, 
para que O Onze de Agosto ocupe u m a posigao honrosa en-
tre as publicagoes deste genero, oferece suas humildes pa-
ginas aos escritos dos srs . lentes e estudantes desta Facul-
dade de Direito, sendo especialmente dedicado aos do primei-
ro ano, que ele considera seus colaboradores na tos" . 

A folha regularizou sua circulagao nos dias 5, 15 e 25 de 
cada mes, seguindo o programa que se t racara, de divulga-
cao literaria e juridica, admitindo, afora os nomes a t ras ci-
tados, outros colaboradores, a saber: Prosa — J . Antonio de 
Magalhaes Castro, professor Pedro Autran da Mata e Albu
querque, P . Afonso, J . A. de Sousa Ribeiro Junior, Pedro de 
Calazans, H . do Rego Barros, G. Hermino Batista, F . de C. 
Soares Brandao e J . Marques. Poesia — J . R. de Sousa Fi-
Iho, E . J . Rocha Bittencourt , H. Graga, F . C. da Rocha 
Campelo, J . B . Castro e Sisinio Evergisto da Rocha Dias. 
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Terminados, porem, os estudos academicos do ano, deu-
se por finda a existencia d'O Onze de Agosto, cujo ultimo 
numero publicado foi o 7° (1), datado de 15 de outubro, for-
mando um volume de 56 paginas, em numeragao seguida 
(Bib. Pub. Est.). 

O ENSAIO PHILOSOPHICO PERNAMUCANO — Perio-
dico Cientifico e Literario — Surgiu no mes de agosto de 
1857, formato de 22x16, com vinte paginas de duas colunas, 
mais a capa em papel de cor, trazendo abaixo do titulo a 
divisa: 

"Abri do imortal templo a porta augusta, 
Arcanos descerrai te aqui vendados". 

F. Bernardino Ribeiro. 

Impresso na Tip. Universal, situada a rua do Colegio n^ 
18, obedecia a seguinte Comissao Redacional: Jose Manuel 
de Freitas, Jose Coriolano de Sousa Lima e Francisco de Pau
la Barbosa Leite Brandao, a ela adidos Jose Belisario Hen-
riques da Cunha, Laurentino Antonio Moreira de Carvalho 
e Joao Pinto de Mendonca (1 A). Propriedade da instituigao 
que Ihe deu o titulo, a revista pretendia publicar-se mensal-
mente, cobrando assinatura trimestral a 2$000 e o numero 
avulso a 1$000. 

Seu aparecimento, consoante a "Introdugao", consti-
tuia "um fraco, porem, solene, protesto contra a materiali-
dade da epoca", acentuando: "Respeitador dos sabios, o En-
saio Philosophico Pernambucano curva-se submisso perante 
eles. Reconhece o poder da critica judiciosa, e por isso pre-
zara o critico que amigavelmente estender-lhe a mao e apon-
tar-lhe os defeitos, que serao muitos. Porem, livre em sua al-
tivez, sabera desprezar o zoilo egoista que pretender estor-
var-lhe os passos na estrada da ciencia" (2) . 

(1) Nao o n° 9, com a mesma data acima, conforme registou Alfre
do de Carvalho . 

(1 A) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho incluiu, por 
engano, ent re os redatores d'O Ensaio, o nome de Pergent ino Saraiva de 
Araujo Galvao. 

(2) O Jornal do Commercio (edigao de 11/9/1857), em artigo inti-
tulado "Critica l i teraria ao Ensaio Philosophico Pernambucano, fez acer-
ba analise das ideias expendidas na revista, apontando, sobretudo, erros 
gramaticais . De tao longo, o comentario prosseguiu nas duas edigoes se-
guintes do periodico de Inacio Bento de Loiola. 
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Alem de uma "Memoria historica da Sociedade Ensaio 
Filosofico Pernambucano", a edigao de estreia inseriu arti-
gos de Laurentino, M. I . P . de F . Camargo, C. de Lemos 
e Jose Belisario, e poemas de Coriolano, Cezario de Azevedo, 
F . de S. Martins e Jose M. de Freitas. Na ultima pagina, 
a Redagao fez um apelo a bondade dos leitores, a fim de que 
concorressem para a manutengao da revista. 

Seguiu-se a publicagao (3), que, com o n^ 3, datado de 
outubro, somou um total, em numeracao seguida, de 66 pa-
ginas. Terminava a "primeira Jornada", despedindo-se "de 
seus benevolos leitores e honrados assinantes". 

O no 4 — ano II — so saiu, quase dois anos depois, em 
junho de 1859, comegando pela pagina 67. Longo artigo, 
firmado por Jose Belisario, solicitava licenca para ocupar o 
lugar que, "muito humildemente", ocupara em 1857. Era 
6rgao duma "sociedade cientifica" que vivia, desde seis anos 
atras, "a custa de muitos sacrificios da parte de alguns man-
cebos da Faculdade de Direito". 

Publicou-se o no 5 no mes de agosto, a partir da pagina 
87, para findar com a 106^. 

Decorreram mais dez meses e circulou o n^ 6 — ano III 
— em junho de 1860, aumentado o formato para 31x22, com 
20 paginas, numeragao inicial, mais a capa. Imprimiu-se na 
tipografia de Freitas Irmaos, a rua do Imperador no 48, 1° 
andar . Nova Comissao de Redagao: Francisco Antonio Ce
zario de Azevedo, Antonio Caitano Seve Navarro, Graciliano 
Aristides do Prado Pimentel, Antonio de Padua Holanda Ca-
valcanti, Antonio Lopes da Silva Barros e Antonio Bernardi
no dos Santos. Gerente — Ulisses de Barros Mendonca. 

Nas suas diversas edigoes, alem dos nomes mencionados, 
teve a folha academica a colaboracao de Joaquim Jose de 
Oliveira Andrade, E. L. C. Valdetaro, Leonidas C. Burlama-
qui, Santos e Silva, Manuel Neto de Sousa Bandeira, Braz 
Florentino Henriques de Sousa (discurso), Gerson de Saboia, 
Olimpio Marques da Silva e outros. 

(3) AUredo de Carvalho mencionara o n° 1, alias interrogativa-
mente, como sendo "unico". 



8 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

Nao h^ noticia de ter prosseguido a publicagao (Bib. 
Nac. e Bib. Piib. Est . ; (4) . 

O DEMOCRATA — Entrou em circulagao no dia 24 de 
setembro de 1857, obedecendo ao formato de 28x19, com qua-
tro paginas a duas colunas largas de composigao. Trabalho 
mater ia l da Tip . Republicana Federativa Universal, a rua 
do Passeio Publico no 19. Expediente: " . . . s a i r a duas vezes 
por semana e subscreve-se n a ant iga redagao d'O Brado do 
Povo, r u a Direita no 7, 2° andar , a 2$000 por serie de 25 nii-
meros, pagos ao receber o pr imeiro. Recebe-se corresponden-
cias do intei'ior e exterior da Provincia; sendo de interesse 
geral nao pagam; mas sendo de part icular , pagarao quanto 
se convencionar". 

Sob o titulo "Advertencia", o editorial de apresentagao 
teve a ass ina tura do redator unico: Romualdo Alves de Oli-
veira. Comegou ele por declarar que t i nha "feito proposito 
de nao escrever tao cedo, mas tal e a confusao em que ve-
mos o pais, que nao podemos deixar de ir a imprensa . A im-
prensa tem sido, em todos os tempos, o salvaterio dos povos; 
por isso se faz mister, n a quadra a tua l deste inagao, que ela 
fale e enuncie a verdade. Escrevendo, agora, O Democrata, 
nosso fim e demonstrar que marchamos, irremissivelmente, 
pa ra o abismo, se nao se opuser diques ao carro dos aconte-
cimentos que se vao operando no Brasi l" . 

Orgao "dos principios republicanos", pretendia que eles 
fossem "inoculados com prudencia e reflexao". Combateria 
"a centralizagao da Corte, a acumulagao de empregos e es-
banjamento dos dinheiros publicos", acentuando: "Nada de 
virulencia", mas "a evidencia da verdade" . 

Num segundo artigo, falou da gravidade da situagao, da 
impotencia do governo, da necessidade de nao cruzar os bra-
Qos. Mil promessas fizera o Gabinete de Conciliagao, nada 
cumprindo; nao mereciam fe, u m a vez que "os verdadeiros 
Uberais sao considerados proscritos n a propria pa t r ia" ; "e 
por isso, pois, que damos a luz a nossa gazeta, pa ra acordar 
o povo do vergonhoso letargo desta mistificadora concilia-
gao". 

(4) A colegao da Biblioteca Nacional e completa ate o n° 5. Na 
Biblioteca Publica do Estado so existem comprovantes dos ns. 1 e 6. 
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Jornalista fecundo, focalizou, nas edigoes subsequentes, 
a situacao politica do Brasil, comentando, igualmente, temas 
internacionais e provincials, como a carestia dos generos ali-
menticios, as necessidades da agricultura, a Guarda Nacional, 
o trafico de escravos, a moeda falsa, etc . Teceu encomios a 
administracao de Joaquim Pires Machado Portela e, notici-
ando, no no 6, a posse do presidente substituto, Benevenuto 
Augusto de Magalhaes Taques, declarou esperar que o novo 
governo "nao nos venha encher de dissabores, pois basta de 
sofrimentos". 

No no 7, Romualdo dirigiu "um apelo aos homens que 
creem na conquista da imprensa, dizendo que deixara de pu-
blicar O Brado do Povo "a falta de uma tipografia, porque 
as dificuldades sao extremas quando nao se tem uma pro-
priedade para imprimir" . Ja publicara um apelo n'O Povo 
(1) e, no momento, renovava-o, o que fez numa estirada de 
quase duas paginas de consideragoes em torno da "utilida-
de e importancia da imprensa" . 

"Em conclusao — acentuou — peco e espero nos meus 
amigos e nos homens do progresso civilizador, que me aju-
dem a realizar a compra da tipografia que se acha negocia-
da . Apelo para todos os homens generosos, quer da cidade, 
ou centro, que a tendam este pedido em nome da posteridade 
de nossa patria, que Ihes dirige um verdadeiro homem livre, 
isento da pecha de vendido ao poder". 

O prelo em vista nao custaria mais de tres contos de 
reis. Era so o que queria o modesto jornalista, que ficou 
aguardando o resultado do apelo: "Na minha humilde ha-
bitacao estarei com os bracos abertos a receber o obolo que 
me houverem de dar" (2) . 

Prosseguiu, enquanto isto, o programa d'O Democrata, 
tendo como tenia principal o Gabinete de Conciliacao, do 
qual se ocupava constantemente, sem reglstar resultados 
positivos. 

(1) O angustiante apelo saiu, em primeira mao, no Diario de Per-
nambuco de 9 de Janeiro de 1857, sendo transcrito na edigao d'O Povo 
de 7 de fevereiro. 

(2) Pelo menos enquanto durou a existencia d'O Democrata, o im-
precante nao conseguiu meios para montar a pretendida tipografia. 
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Noticiando, no n^ 16, de 25 de novembro, a par t ida do 
famoso Antonio Borges da Fonseca rumo a Europa, escre-
veu a reda^ao: "O Brasil nao conta, no numero de seus fi-
Ihos, um que tenha sabido mais compreender e melhor de-
sempenhar a importantissima missao de advogado do povo". 

Na mesma edigao teve inicio vigoroso ataque, em serie, 
ao chefe de policia Policarpo Lopes Leao, a proposito da "mi-
serabilissima historia" da prisao do "eminente cavalheiro" 
tenente-coronel Jose Antonio Lopes. No n° 17 comegava ou-
t r a serie de artigos, subordinados ao titulo "O Ministerio 
nao pode aguentar-se por mais tempo" . 

Com um "voto de reconhecimento" aos assinantes, Ro-
mualdo fez as despedidas do periodico no ano que findava, 
ao divulgar o no 24, de 23 de dezembro. 

So emergiu O Democrata — no 1 da 2^ serie — a 3 de 
fevereiro de 1858, pedindo desculpas pelo re tardamento e 
pela resolucao de reduzir para 20 mimeros a serie das assi-
na turas , devido ao fato de iiaverem os "tipografos aumen-
tado, extremamente, o prego da composigao". Continuaria 
o programa dos seus principios, sem atirar-se "no campo dos 
apodos, injurias, sarcasmos". 

Na edicao seguinte, divulgou extenso estudo (quase en-
chendo as quatro paginas, em tipo miudo), a respeito da 
"elevagao dos precos dos generos de primeira necessidade", 
firmado pelo medico Jose Joaquim Firmino, de Goiana, te
nia que deu lugar a intensa campanlia jornalistica. 

Nao faltaram, semanas afora, Comunicados e Corres-
pondencias, sempre assinados com pseudonimos, em que se 
abordavam os mais diferentes assuntos. Divulgavam-se tam-
bem poesias esporadicas, sem assinatura ou firmadas p>or 
Joao Franklin da Silveira Tavora, V. de A. Correia, M. Z. 
e Vitoriano Palhares . 

A part ir do mes de abril, entrou a folha a fazer restri-
goes, depois t ransformadas em combate decisivo, ao governo 
do Presidente Taques. No no 17, divulgou Romualdo sua 
"Carta I" ao redator d'A Opiniao, demonstrando, com ou-
t ras a seguir, o fracasso da politica ministerial de concili-
agao. 
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Edigao especial circulou a 22 de abril, com apenas duas 
paginas, a segunda em branco e a prlmeira circulada de vi-
nhetas funebres, para noticiar, em poucas linhas de letras 
fortes, o falecimento do coronel Manuel Pereira de Morals, 
"chefe da revolucao de 1848". 

Ao publicar o n° 34, de 4 de setembro, o redator fez uma 
"Despedida por dias", por ter de viajar a Corte, a fim de so-
licitar ao Imperador a libertacao do preso politico paraense 
Francisco Pedro Vinagre, injustamente mantido na prisao 
apos haver cumprido a pena que Ihe fora imposta. 

Somente um ano depois, precisamente a 7 de setembro 
de 1859, voltou a luz da publicidade o periodico, anunciando 
que discutiria o principio do qual era um dos orgaos — o 
republicano, mantendo-se neutro quanto a politica geral. 
Passou a ser impresso, as quartas-feiras e domingos, na Tip. 
Imparcial Pernambucana, de Elias M. F . de Albuquerque 
Maranhao. 

O no 37 foi quase todo dedicado a instalacao da Socie-
dade Socorros Mutuos e Lenta Emancipacao dos Cativos, 
presidida por Antonio Borges da Fonseca, inserindo discur-
so de Romualdo e um poema de Modesto Francisco das Cha-
gas Canabarro. Na edicao seguinte Borges da Fonseca di-
vulgava substancioso artigo sobre "o meio de se ir pouco a 
pouco abolindo a escravatura". 

Nao pode, no entanto, prosseguir O Democrata sua Jor
nada de orgao liberal-republicano. O no 38, de 18 de setem
bro, foi o ultimo apresentado (Bib. Piib. Est.). 

1858 

O TROVAO — Impresso na tipografia d'O Povo, apare-
ceu no dia 27 de Janeiro de 1858, formato de 20x14, com qua-
tro paginas de coluna larga e a seguinte divisa abaixo do 
titulo: 

"Corram, corram, todos corram, 
Eis ai esta O Trovao; 
Mas so ele temer deve 
O tratante e o ladrao". 
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Surgia o periodico, segundo o artigo-programa, "com os 
seus furiosos estampidos, trovejando sobre as cabegas dos 
impios, que querem abocanhar a humanidade". Sem cunho 
politico, destinava-se a combater "infamias, injustigas, la-
droeiras, traficancias, falsidades, enredos e calunias". 

Lia-se ao pe da quarta pagina: "O Trovao distribui-se 
gratis; e belo como um dia. Venham todos ve-lo". 

Publicacao semanal, o segundo niimero saiu a 2 de feve-
reiro e o terceiro no dia 10, no qual outra coisa nao fez o 
furibundo redator anonimo senao atacar, atrozmente, o jor-
nalista Inacio Bento de Loiola, diretor-proprietario do Jor-
nal do Commercio, chamando-o "Inacio Bandalho da Lam-
padosa, bacurau de Goiana, traficante conhecido sem igual" 
e mais uma serie de insultos de baixo calao. 

Nao foi o tremendo Trovao alem do n° 4, de 20 (1) de 
fevereiro, quando continuou a catilinaria contra Loiola e 
seu periodico, procurando comprovar deshonestidades e al-
coolismo. 

As duas ultimas edigoes ocuparam algum espago, igual-
mente, com as ladroices da Alfandega (Bib. Pub. Est.J. 

FOLHINHA DE ALMANAK ou DIARIO ECLESIASTICO 
E CIVIL PARA AS PROVINCIAS DE PERNAMBUCO, PA-
RAHYBA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARA A ALAGOAS 
— Para o ano de 1858 — Saiu com 460 paginas, formato de 
12x8, impressa na tipografia do Diario de Pernambuco. Con-
t inha abundante materia comum as publicacoes do genero. 
Vendia-se na livraria do editor proprietario: Manuel Figuei-
roa de Faria, a praga da Independencia ns . 6 e 8 (Bib. Pub. 
Est.). 

O BARCO DOS TRAFICANTES — Orgao imparcial, deu 
a lume o primeiro numero a 5 de fevereiro de 1858, formato 
de 28x18, com quatro paginas a duas colunas largas de com-
posigao. Impressao da Tip. Republicana Federativa Univer
sal, situada a rua do Passeio Publico n° 19. Acima do titulo 
apresentava o cliche de um navio a vela, tendo aos lados — 
duas a duas — as quadras a seguir, a guisa de expediente: 

(1) Nao do dia 28, como consta dos "Anais" 
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"Mil reis mensais Tergas e sextas 
Os assinantes Os dias sao 
Pagam ao Barco De ter O Barco 
Dos Traficantes Publicagao. 

Vende-se avulso O traficante 
Pelo contado Que embarcar, 
De oi tenta reis, A sua vida 
Mas nao fiado. Deve contar" . 

Fundara-se a folha para advogar "a causa popular", 
adiantando o art igo-programa: " . . . empreendemos a espi-
nhosa tarefa de censurarmos, franca e energicamente, os 
abuses, violencias, venalidades, prevaricagoes, perfidia, mono-
polio, traficancia, imoralidade e corrugao, onde quer que es-
tejam, sem atendermos a credos politicos, conveniencias, pre-
conceitos ou interesses pessoais; pois queremos o bem geral 
e nao o part icular de um grupo, de uma famllia ou de u m a so-
ciedade, pois que nao temos compromissos com alguem a 
ta l respeito. . . " 

"E como o poetico joco-serio seja o nosso estilo favori-
to, nele sera escrito o nosso periodico, cujo titulo assas ex-
prime que o fraseado serio em seu contexto nao pode ter 
significado a lgum. Mas nao se julgue que em nossa lingua-
gem deixaremos de conservar em harmonia o respeito a so-
ciedade e a moralidade da imprensa, a despeito dos fins a que 
nos propomos". 

Os traficantes, "quer em politica, quer em atividades 
ilicitas", que apanhassem a luva; " . . . n a liqa os esperamos 
— concluiu — para leva-los a bordo de seu barco, obrigan-
do-os, antecipadamente, a publicar seus memoraveis feitos". 

Redigido por Modesto Francisco das Chagas Canabarro, 
a par t i r do no 8 fez constar o nome de Francisco Joao Alves 
de Almeida como impressor. O n° 11 anunciou: "O Barco, 
de hoje em diante, navegara nas quar tas e sabados". 

A par de variada mater ia geral, em prosa e versos sati-
ricos, empreendeu acerrima campanha contra os abusos da 
Companhia das Carnes Verdes, ao passo que focalizava sem-
pre a politica ministerial e a "decantada conciliagao", deno-
minando-a "a traficancia conciliatoria", enquanto se bat ia 
jun to ao governo provincial pela melhoria das condigoes de 
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vida do povo pernambucano. Por outro lado, dava constan-
tes noticias de "embarque" de traficantes. . . 

Assim prosseguiu O Barco, sem alteragao do programa, 
as vezes com predominancia da parte poetica (nao so a poe-
sia satirica, mas tambem romant ica) , tendo passado, desde 
o no 31, a ser impresso na Tip. Universal, a rua do Colegio 
n° 18. Findou sua existencia com o no 41, datado de 26 de 
junho do mesmo ano, para ser substituido pelo O Vapor dos 
Traficantes (Bib. Pub. Est.). 

O RAIO — Periodico Politico Joco-Serio e Noticioso — 
Feito replica a O Trovao, circulou no dia 6 de fevereiro de 
1858, formato de 22x16, com quatro paginas de duas colu-
n a s . Impresso na oficina grafica de Inacio Bento de Loiola, 
a rua da Praia n^ 45, trazia sob o titulo a divisa: 

"Nao tenhas, minha musa, medo deles, 
Vai batendo de rijo, fogo neles". 

Ao pe da ul t ima pagina, o Expediente: "O Raio distri-
bui-se gratis, nao so com os srs . assinantes do Jornal do Com-
mercio, como tambem a qualquer pessoa que o for buscar na 
tipografia do mesmo jornal" . 

Constava do artigo de apresentagao: "O Raio (papel) e 
u m periodico como outro qualquer, pequenininho, bulicoso 
e estouvado, nascido para enterrar na opiniao publica meia 
diizia de t ra tantes , hipocritas, assassinos, dilapidadores dos 
dinheiros publicos, meia duzia de sevandijas que existem 
nesta cidade, e que outros nao ha em todo o mundo conhe-
cido que a eles se assemelhem". 

Seguiu-se uma lista dos "cinco coligados" de quem pre-
tendia a folha ocupar-se, a comegar pelo "hipocrita e devas-
so Padre On^a, irmao do celebre Cristo de Latao" . E con-
cluiu: "O Raio aparecera todas as vezes que trovejar, sem o 
que nao e possivel reunir as materias inflamaveis que Ihe 
dao luz e vigor". 

Completaram a edi§ao duas paginas e meia de versos, 
nos quais a redagao dizia cantar os herois da provincia. A 
ul t ima quadra, com o sub-titulo "Moralidade" e a assinatu-
ra geral de O Serra Bode, vai aqui t ranscri ta: 
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"Doutor Bode Cavalcanti, 
Politico traficante, 
Tern de t rampa a fidalguia 
E africana a gerarquia". 

Nao voltou a cena, ao que tudo indica, o perigoso Raio. 
(Bib. Piib. Est.). 

O ARAUTO LITTERARIO — Periodico Literario, Critico 
e Noticioso — Comegou a publicar-se no dia 10 de marge de 
1858. Avistado o n^ 4, de 10 de abril, formato de 30x22, com 
quatro paginas de duas boas colunas. Impresso na Tip. 
Uniao, a rua do Hospicio n^ 13, t inha como redatores Luiz 
Carlos de Araujo Pereira e Juliao da Costa Monteiro. A edi-
gao inseriu duas cronicas do segundo redator, a continua-
gao do romance "A pernambucana" e poesias de Vitoriano 
Palhares e Guido M. Duar te . 

O no 5 circulou no dia 20, incluindo, a par da diversa 
materia em prosa. versos de J . A. Bessone d'Almeida e As-
mirim. 

Nao prosseguiu (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA ACADEMICA — Ciencias e Literatura — Deu 
a estampa o no 1, tomo I, serie I, a 16 de margo de 1858, obe-
decendo ao formato de 22x16, com 32 paginas, afora a capa, 
esta em papel de cor. Impressao da Tip. Academica, de Mi
randa & Vasconceloa (livreiros da Faculdade de Direito) . 
Pretendia sair quinzenalmente. 

O editorial de apresentagao, do redator principal, Jose 
Joaquim Tavares Belfort, ressaltou que o aparecimento da 
imprensa foi "o ponto de partida da verdadeira civilizagao 
dos povos" e que o seculo XIX era aquele "em que a civili
zagao tem sido o objeto da atengao de todos", acrescentando: 

"N6s, filhos e setarios da civilizagao moderna, nao 
podemos deixar de reconhecer os inumeros beneficios que 
da imprensa resultam, e a publicagao da Revista Academica 
e o simbolo de nossa adesao ao progresso". Pediu indulgen-
cia e a protegao dos leitores. 

Diversas paginas foram, em seguida, ocupadas pelo ar-
tigo intitulado "Faculdade de Direito", de J . Campos, ou 
seja, Medeiros e Albuquerque, o I . Completaram a edigao um 
comentario a respeito do "Montepio Academico", poema de 
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A. da Cunha Rabelo e a "Cronica" de encerramento, firma-
da por A. Olimpio G. de Castro, da qual vale transcrever 
este excerto: 

"A imprensa jornallstica, essa potencia terrivel nos go-
vernos liberals, a t r ibuna do seculo, como alguem o disse, 
ofereceu-nos ainda no ano de 1857 o triste espetaculo de sua 
degradagao e miseria. A vida privada, os misterios do santo 
lar domestico foram, mais de uma vez, devassados com u m a 
alegria satanica, com um encarnigamento desesperado! 

"Se excetuarmos os grandes jornais da Corte, que se dis-
t inguem pela moderacao de sua linguagem, pela lucidez de 
seus artigos, a nossa imprensa periodica, longe de atestar 
ao estrangeiro a nossa moralidade e ilustracao, pode servir 
de documento da nossa desmoralizagao e a t raso . Os odios 
mesquinhos, as intrigas familiares, as ambigoes ilegitimas 
verteram nas suas colunas todo o fel que pode conter o co-
ragao pervertido" (Bib. Piib. Est.) . 

ARENA (1) — Periodico da Faculdade — Entrou em 
circulagao a 29 de maio de 1858, formato de 30x21, com oito 
paginas de duas boas colunas. Trabalho material da Tipo-
grafia Academica, de Miranda & Vasconcelos. 

O "Introito", assinado pelo redator principal, o acade-
mico baiano Franklin Americo de Meneses Doria, comecou 
por aludir a influencia do "jornalismo no seio das socieda-
des civilizadas", adiantando: "O jornalismo nao e o tonel das 
Danaides, como alguem ja o apelidara em Franga; antes, e a 
anfora t ransbordante e perfumosa, em que as imaginagoes 
as mais ferteis derramam ideias de nutr iente suco e delicio-
sos condimentos, para servirem de pasto a todas as cama-
das socials". 

"Temos — prosseguiu — que o jornalismo, entre nos, se 
ira engrandecendo, e at ingira vitoriosamente o seu fim, de-
senvolvendo-se de modo a oferecer assuntos interessantes e 
acomodados a condigao de cada um; semeando a farta os 
conhecimentos de que e para que cada um vive". 

Historiou, a seguir, o "mau destino" dos jornais acade-
micos, a que se aventuraram "jovens talentosos e diligen-

(1) Nao A Arena, como esta registado nos "Anais". 
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t e s" . Vedaram-lhe a perseveranga "uma serie de insupera-
veis obstaculos, urn. encadeamento de circunstancias alta-
mente desfavoraveis". Mas, abria-se a Arena. "Nos somos 
a mocidade; e nao recuaremos so porque vimos nao avangar, 
dominados por forga de conjuntura, quantos nos precede-
r a m " . Seu objetivo era "colher, no vergel das ciencias e das 
letras, algumas flores — desbotadas e pobrezinhas, embora; 
apanhar alguns frutos, que se nos oferegam a mao, penden-
tes perto da gleba". Nao focalizaria a politica individual e 
local. 

Concluiu Frankl in Doria convidando a tomar parte nos 
lavores do periodico as nascentes vocagoes das letras per-
nambucanas . 

A edigao inseriu artigos filosoficos e de Direito Publico, 
assinados por Polidoro Cesar Burlamaqui e Jose Belisario; 
poemas de Franklin Doria, Pedro de Calazans e J . Coriolano 
de S. Lima, e finalmente, a cronica int i tulada "Semanario", 
que dizia ser "um artigo de noticias politicas, literarias e ci-
entificas", com a assinatura de J . Campos (Joaquim Josfe 
de Campos da Costa Medeiros e Albuquerque) . 

Seguiu-se a publicagao, ora semanal, ora quinzenalmen-
te, terminando o ano com o n° 13, de 9 de outubro, n u m total, 
em numeragao seguida, de 104 paginas . 

Recomegou (2) em 1859, sem data, mas o no 2 registou 
a de 8 de abril; e prosseguiu ate o n° 7, de 6 de agosto, 
perfazendo o total de 56 paginas . 

Alem dos nomes mencionados. Arena teve a colaboragao 
de Leonidas C. Burlamaqui, E . J . Rocha Bittencourt, Pinto 
de Mendonga, G. H. de Almeida Braga, F . D . Carneiro Ju
nior, Joao Coimbra, A. Moniz, Epifanio Bittencourt, Balmes, 
Cezario de Azevedo, Fenelon C. Burlamaqui, Almeida e Cas
tro, Carlos A. Autran, H. do Rego Barros, Joao Capistrano 
Bandeira de Melo e outros, ora em prosa ora em verso, mais 
l i teratura do que temas de Direito (Bib. Piib. Est. (3) e Bib. 
N a c ) . 

(2) Comentando o aparecimento da segunda serie do congenere, es-
creveu Guido Martins Duarte, no periodico A Epocha, edigao de 10 de 
maio de 1859: " . . . e ainda a produgao brilhante, pomposa e arrojada dos 
principais talentos da nossa Faculdade". 

(3) A Biblioteca Publica do Estado possui, apenas, o n° 1 de 1858, 
mencionado por Alf. de Carvalho como "linico", o que fez seguido de in-
terrogagao. 
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A TEMPESTADE — Surgiu a 4 de junho de 1858, for-
mato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas, sendo 
impresso por Jose Antonio de Lima, na Tipografia Republi-
cana Federativa Universal. Sobre o titulo, u m a vinheta re-
presentava o Comercio, a Industr ia e os t ransportes mari-
t imos. Constava do Expediente: " . . . publica-se duas vezes 
por semana e subscreve-se a ISOOO por serie de 20 numeros, 
pagos ao receber o primeiro; quem quiser assinar dirija-se 
a tipografia do Passeio Publico no 19. As correspondencias 
e Comunicados devem vir em car ta fechada para a mesma". 

"Nessa epoca que se diz de concilia?ao, paz e concordia 
politica", vinha A Tempestade, consoante o artigo-programa, 
botar ao sol a calva dos assassinos e prevaricadores de que 
a cidade estava enxer tada . Foi criada "para advogar os prin-
cipios da liberdade, e tambem assim para derrocar essas 
sumidades improvisadas, nascidas no lodagal imundo da 
mais crassa ignorancia que jamais se teve noticia nas re-
gioes da Angola". 

"Nao Ihe escaparao certos juizecos, advogados imposto-
res, escrivaes prevaricadores, marchantes sanguessugas; en-
fim, tudo quanto tiver seu rabo de palha desde ja deve desa-
parecer, porquer sera submergido no mar tempestuoso de 
suas proprias iniquidades". 

Aludiu, ainda, no n° 2, a agao que ia desenvolver; daria 
a conhecer o "desregramento que vai por este Brasil e, par-
t icularmente, por Pernambuco" . E frisou, na edicao seguin-
te, que seria inexoravel com os "montoes de infamias da nos-
sa sociedade". 

Que A Tempestade proporcionou "serios vexames a mui-
ta gente de gravata lavada", logo deu provas o editorial do 
no 4, no qual o redator "Joaquim Manuel de Carvalho (1) 
e seus irmaos" se most raram publicamente gratos ao jorna-
lista-advogado Nascimento Feitosa, que os defendera, ao lado 
do dr . Inocencio Serafico, perante o juri, da "acintosa e atroz 
perseguigao" de que estavam sendo alvo. 

(1) Nao Antonio Soares de Carvalho. come esta nos "Anais". 
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A folha circulou normalmente, comentando e satirizan-
do, apontando nomes ou nao, mas vergastando o erro e a 
inepcia de certos funcionarios publicos, em linguagem as 
vezes metaforica. Ci'iticou a atuagao do redator d'O Barco 
dos Traficantes, a exemplo do artigo de 9 de agosto, cujo 
titulo resumia mais de uma pagina de consideragoes: "O sr . 
Modesto servindo aos "guabirus" e descompondo os liberals", 
o que prosseguiu noutras edigoes. Dentre os colaboradores, 
todos usando pseudonimos, salientavam-se O Pitorra, O fi-
Iho do Alfaiate Francisco Galvao, O Sanhagu, O Veterano e 
O Incognito. I 

I 
Divulgado o no 18 a 15 de setembro, ficou o periodico 

suspenso, por haver sido "recolhida ao deposito geral" a Tip. 
Republicana Federativa Universal, pertencente a Joao de 
Barros Falcao de Albuquerque Maranhao. Lutando com difi-
culdades, conseguiu o redator adquirir um prelo e alguns 
tipos, instalando-se, com a Tipografia Pernambucana, a rua 
do Forte n° 49, de onde fez reaparecer A Tempestade no dia 
19 de outubro, para continuar advogando os inter^sses le-
gitimos "dos homens de bem" e profligando as autoridades 
ineptas, caprichosas e ignorantes que abusassem do poder. 

A redagao veio a fazer restrigoes ao novo presidente da 
Provincia, Benevenuto Augusto de Magalhaes Taques, sobre-
tudo no caso do recrutamento, que deu lugar a varios edi
torials . 

Predominavam, nas colunas da gazeta, o chiste e a sa-
tira, ocorrendo titulos assim: "Dialogo entre a Carocha e o 
seu amigo Bode", "Conversa do Bem-te-vi e o seu amigo Cas-
tanha" , "Carta do Qui-Qui-Rlqui ao seu amigo comparsa 
Verissimo Jose", e tc . 

Ocupou-se, em diversos editorials, do tema "A proibigao 
da chibata para a forga armada de primeira llnha", castigo 
que conslderava "por extremo cruel e desproporcionado". 
Bateu-se com A Aurora Pernambucana, de Jeronimo Vllela 
de Castro Tavares; depois, iniciou campanha pessoal contra 
Inacio Bento de Loiola, redator do Jornal do Commercio, cha-
mando-o (a exemplo d'O Trovao) Inacio Bandalho da Lam-
padosa e cobrindo-o dos mais pesados baldoes. Outro que 
Ihe mereceu, desde o prlncipio, acerbos ataques foi "o cri-
minoso" Manuel Joaquim Ferreira Esteves, alcunhado Bode. 



1 0 0 LUIZ DO NASCIMENTO 

De modo geral, A Tempestade bramia sempre contra os 
"guabirus", exaltando o Partido Liberal e a memoria do che-
fe da Rebeliao Praeira, Nunes Machado. 

Circulando duas vezes cada semana, a folha atingiu o n° 
32 a 16 de dezembro, para ser substituida por O Imparcial 
(Bib. Pub. Est.;. 

O VAPOR DOS TRAFICANTES — Em continuagao a 
O Barco dos Traficantes, apareceu, com o n° 42, a 1 de julho 
de 1858. Sobre o titulo figurou novo cliche: o de um navio 
a vapor deitando rolos de fumaga. Nos versinhos ao lado da 
ilustragao, a guisa de expediente, fez-se constar o aumento 
do preco do exemplar para seis vintens, mantida a circula-
gao bissemanalmente, saindo, porem, as quartas-feiras e aos 
sabados. Impressao da Tip. Universal. 

Sem modificagao no programa delineado, divulgou, con-
tudo, como lembrete, a seguinte advertencia "Ao publico": 

"O Vapor dos Traficantes 
De norte a sul navegando. 
Franco transporte ira dando 
A diversos meliantes: 
Os politicos tratantes, 
Corrompidos estadistas 
Do merito exclusivistas, 
Dos cofres dilapidantes; 
Os conciliadores mamantes, 
Conspicuos cavalgadores 
E perfidos intrigantes; 
Os velhacos negociantes, 
Perversos monopolistas, 
Astutos tranquibernistas 
Da populaga lesantes; 
E enfim: todos que na praga, 
Ou fora, sao trapaceiros, 
Todos OS aventureiros 
Terao passagem de graga". 

Logo mais, dirigia-se aos assinantes faltosos: 

"Aqueles que estao devendo 
E querem continuar, 
Faz-se preciso que venham 
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As suas contas saldar, 
A fim de que, sera falencia, 
Fossa O Vapor navegar". 

No n° 49, de 24 de julho, comegava a publicagao dos "Es-
tudos sobre a historia de Pernambuco" e, no n° 52, saia o 
primeiro artigo da serie "A politica contempor^nea", cons-
tante de detida analise. Quanto a Pernambuco, frisou, ja no 
terceiro comentario, que a conciliacao preconizada pelo ga-
binete ministerial nada mais exprimia "do que hipocrisia, 
engano e t rapaca" . 

Encerrou o ano o n° 92, de 22 de dezembro, nao sem 
deixar de despedir-se, poeticamente, dos assinantes em a-
traso: 

"Adeus, amigos 
Do coracao: 
Venham pagar-nos, 
Senao, senao ! . . . " 

O n° 93 saiu a 5 -de Janeiro de 1859, prosseguindo o pro-
grama redacional, sobretudo as "Cartas particulares de dois 
Compadres", assinadas por Aristides, que analisava e criti-
cava, com boas doses de satira, os assuntos mais palpitantes 
da epoca. Vieram, apos, as "Missivas da redacao desta folha 
a Assembleia Legislativa Provincial"; "Pagina critica"; 
"Fragmentos" e "A voz e a verdade", constituidas de comen-
tarios a respeito da politica local e das necessidades publi-
cas da provincia e da capital . Por outro lado, sucediam-se 
OS "embarques" de "traficantes" e as variedades poeticas. 

A partir do n^ 184, de 26 de novembro, ocorreu uma se
rie de cartas "do redator desta folha a sua Majestade Im
perial o sr . D. Pedro II", ao ensejo da visita do monarca ao 
Recife, pugnando por "um povo que tanto sofre dos magna-
tas da terra"; por "este povo brioso, guerreiro e fiel atleta 
das liberdades patrias' ' ; por este povo heroico, tao vosso 
amigo quao infeliz, quanto oprimido, quanto postergado, 
quanto atrozmente calcado pelo vosso governo". Em qua-
tro extensas missivas, o Autor desfiou um rosario de sofri-
mentos da massa popular, imprecando, na ultima, a 21 de 
dezembro: 

"Dai ao povo brasileiro a sua independencia de fato, o 
seu comercio a retalho, a sua navegagao de cabotagem". 
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"Dai liberdade ao vosso povo, que existe jungido, qual 
besta de carga, ao carro do estrangeiro, consocio e prote-
gido do vosso nefando governo". 

"Ligado ao povo, convocai entre ele u m a Consti tuinte, 
pa ra fazerdes algumas reformas de que necessita o a tua l 
s is tema". 

" . . . mas se os negocios do Brasil cont inuarem a cami-
n h a r como ate hoje, muito receio por vos e por todo o Im-
perio". 

"Quando chegardes a Corte nao vos esquegais do povo 
pernambucano, do amor que ele vos consagra, que e digno de 
melhor sor te" . 

Divulgado o n^ 191, de 24 de dezembro, encerraram-se 
OS "trabalhos jornalisticos" do ano, quando "fundeou" O 
Vapor por alguns dias, recomendando, porem, em nota da 
primeira pagina: "Aos que estao devendo dois, tres, seis 
meses e ate um ano de assinaturas, rogamos, encarecidamen-
te, que nao se descuidem de saldar suas contas ate o fim do 
corrente mes; pois a tipografia nao nos imprime a folha gra
tis para a darmos por este preco a oi tenta e t an tas pessoas, 
cujos nomes, por deferencia a muitos, por ora nao publica-
mos, n a esperanga de que nao nos obrigarao a semelhante 
desgosto". 

Desde o n^ 184 sofrera alteragao o prego do exemplar, 
ficando assim emendados os versos do Expediente: 

"Vende-se avulso pelo contado 
De dois tostoes, mas nao fiado". 

Voltou a tona O Vapor dos Traficantes a 5 de Janeiro 
de 1860, colocando, pela primeira vez, no cabegalho o nome 
do redator-responsavel: Modesto Francisco das Chagas Ca-
naba r ro . Abriu a edigao um apelo por ele assinado, de "au-
xilio e protegao", dirigido aos amigos, para poder cont inuar 
a lide tragada, obedecendo ao programa do primeiro nume-
ro: "defender a causa do povo e combater a trafic§.ncia". 
Terminou declarando que desprezaria toda lu ta pessoal, so 
aceitando discussao com quem nao se utilizasse da capa do 
anonimato . 
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O periodico adotou a seguinte tabela de assinaturas: 
ano — lOSOOO; semestre — 5$500; trimestre — 3S000. Do 
no 195 por diante, foi impresso na Tip. Imperial Pernam-
bucana, de Elias M. F . de A. Maranhao, situada a rua de 
Horta no 14. 

Tambem a partir de 18 de Janeiro, Canabarro iniciou a 
publicagao, em longa serie, da "Cartilha do Povo", falando-
-Ihe "uma linguagem pura, singela e distinta", aconselhando 
regras de bem viver, social e politica.mente. 

Ac atingir o n° 250, de 1 de agosto, novo Expediente em 
versos constou do cabecalho, a saber: 

"Quern quiser ser assinante 
Em pagar tenha cuidado, 
Ou o trimestre corrente 
Ou o semestre comegado: 
Por tres mil reis o primeiro, 
Cinco mil reis o segundo, 
Dez mil reis o ano inteiro, 
Tudo sempre adiantado. 
Custa avulso dois tostoes, 
Mas nao se vende fiado. 
Nas quartas-feiras e sabados 
Part i ra sempre O Vapor, 
Dando somente passagem 
A quem traficante for: 
Quem quiser ser embarcado 
Cumprir deve a condigao 
De fazer da sua vida 
Uma geral confissao; 
Mas se faltar a verdade, 
Ira servir de carvao". 

Em edigoes de setembro, a folha ocupou-se do pleito 
eleitoral do dia 13, para vereadores e juizes de paz, denun-
ciando escandalosa fraude, na apuragao dos votos, ocorri-
da na Mesa Paroquial de Sao Jose e presenciada pelo redator 
em companhia do jornalista Borges da Fonseca, tendo o 
primeiro langado um manifesto com a narrativa dos acon-
tecimentos. No no 262 publicava-se o "Padre Nosso dos Li
berals — para ser rezado, fervorosamente, durante as elei-
Qoes". 
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Sucederam-se ataques a politica dos "guab i ius" , ao pre-
sidente da provlncia, Ambrosio Leitao da Cunha, ^ ao chefe 
de policia, Tristao de Alencar Araripe, assim ar rematando 
o artigo de 20 de outubro: 

"Um tal presidente e um tal chefe de policia poderiam 
servir, quando muito, o primeiro para cabo de esquadra e o 
segundo para rancheiro de alguma companhia de pedestres 
na L a p o n i a . . . " 

De entao por diante, O Vapor manteve-se em campanha 
contra o governo provincial, acompanhando o ponto-de-vista 
do diario O Liberal Pernambucano, cujos editorials quase 
sempre transcrevia, ao passo que polemizava com os jornais 
situacionistas, investindo, sobretudo, contra O Athleta, em 
linguagem al tamente violenta, como o fez a part ir de 21 de 
novembro, rebatendo, alias, conceitos desprimorosos do con-
tendor . 

A edicao de 8 de dezembro narrou, em transcricao d'O 
Liberal Pernambucano, u m a tentat iva de morte contra Ca-
nabarro, que foi agredido, a cacete, no dia 1, em pleno Patio 
do Carmo, as 17/2 horas, por um "sicario". No seguinte nu-
mero d'O Vapor, a redacao atribuiu a responsabilidade mo
ral do quase assassinio ao presidente Ambrosio e seu chefe 
de policia. A agressao foi executada pelo cadete Tude de An-
drade Gomes, um dos redatores d'O Athleta, que se fazia 
acompanhar de dois outros individuos, os quais, todavia, ape-
sar de mili tantes da policia governamental, foram presos e 
processados, tal o clamor publico que se levantou em torno 
do caso (1 ) . 

Ja ai estava por um fio a existencia do valente jornal, 
que veio a encerra-la com o no 289, de 22 de dezembro de 
1860, escrevendo entao o redator: "Suspendemos a publica-
qao desta folha em uma epoca em que deviamos continuar 
a profligar a oligarquia que nos oprime e seus miseraveis sa-

(1) "...OS barbaros espancadores do redator d'O Barco dos Traflcan-
tcs foram, com a mais revoltante injustiga, despronunciados pelo chele 
de policia", conforme comentario de 3 de Janeiro de 1861, d'O Liberal 
Pernambucano, que ja tinha dedicado ao caso uma serie de 13 artigos, de 
4 a 20 de dezembro, sob o titulo "Tentativa de assassinate realizada com 
o auxllio da policia, na pessoa do sr. Modesto Francisco das Chagas Ca-
nabarro, redator do Vapor dos Traficantes". 
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telites; porem somos a isso forgados por graves circunstan-
cias, que por certo estarao ao alcance do leitor". 

O Vapor pretendia cont inuar "navegando" no ano se
guinte; mas nao o conseguiu, imergindo definitivamente 
(Bib. Piib. EstJ 

O PRELUDIO ACADEMICO — Publicagao Literaria e 
Cientifica — Teve seu primeiro numero editado a 11 de agos-
to de 1858, formato de 30x22, com oito paginas a duas colu-
nas de 15 ciceros. Responsabilidade dos estudantes de Di
reito do primeiro ano, "seus colaboradores na tos" . Impres-
sao da Tipografia Academica. 

Mais de u m a pagina ocupou o art igo-programa, assina-
do — A Redacao, declarando-se jornal modesto e sem pre-
tensoes de grandeza, opondo as suas deficiencias "perseve-
ranga e energia de vontade" . Inspirava-se dos mesmos sen-
t imentos das publicagoes do genero literario e cientifico, 
proscrevendo de suas colunas a politica. 

o rgao da sociedade do mesmo nome, O Preludio Acade-
mico obedeceu a seguinte comissao de redacao: G. Mancebo 
Junior, F . Franco de Sa, A. L. da Silveira Barros, Jose Joa-
quim de Sa e Benevides, Antonio de P . Pereira Pacheco e 
Antonio de Sousa Ba ima . 

Pretendendo sair mensalmente, so a 15 de outubro cir-
culou o no 2, que tambem foi o ult imo (1), coincidindo com 
o termino dos estudos do a n o . 

Nas duas unicas edicoes, total de 16 paginas, em nume-
racao seguida, escreveram: A. L. da Silveira Barros: "Bos-
quejo historico do Brasil" (continuaria a serie); M. S. Bar-
reto Sampaio: "Direito Natura l" ; J . F . de Viveiros: "Joana 
D'Arc"; F . de Sousa Mart ins: poesia, e J . Fiel: "Boletim do 
mes" . A sociedade Preluido Academico viveu tan to quanto 
o periodico (Bib. Pub. Est.^. 

O CIDADAO — Periodico Politico, Moral e Noticioso — 
Saiu a lume no dia 30 de agosto de 1858, trazendo sob o ti-
tulo a divisa: 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 1 como sendo ultimo, fazen-
do-o, alias, interrogativamente. 
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"Sem justiga, a tolerancia e fraqueza; 
sem ordem, a liberdade e furor". 

Conde de Villemur. 

Impresso n a tipografia de Inacio Bento de Loiola, a rua 
da Pra ia no 45, para vender-se o exemplar a 60 reis, apre-
sentou formato de 22x16, com quatro paginas de duas co-
l u n a s . 

Lia-se no art igo-programa: "O Cidadao aca ta ra a pessoa 
inviolavel e sagrada do Imperador, como chefe da nagao bra-
sileira; respeitara as pessoas em sua individualidade; vitu-
perara os atos pessimos e maus de cada u m a delas" . 

"A sua bandeira e a Constituigao politica do Imperio, 
como lei fundamental do Estado; e por isso ja se sabe que a 
forma de governo abragada pelo O Cidadao e a Monarquia 
Constitucional Representat iva". 

" . . . n e n h u m inter esse tem no mundo politico em que 
vivemos". Desejava "o desenvolvimento das artes e o pro-
gresso das ciencias". 

Seguiu-se um abaixo-assinado de membros do Part ido 
Liberal, em defesa de Jeronimo Vilela da Castro Tavares, 
cont ra "falsas imputacoes" d'O Liberal Pernambucano. O 
res tante da edigao atacou, em prosa e verso, o Presidente da 
Provincia, Benevenuto Augusto de Magalhaes Taques, fa-
zendo-o mesmo em estilo indecoroso. 

De cur ta vida, o quinzenario divulgou, nos dois nume-
ros subsequentes, comentarios sobre a pretendida concilia-
gao do Gabinete Ministerial, mater ia juridica, novas criticas 
ao governo local e variedades. 

No no 3, de 30 de setembro, dizia u m a nota — "Ao pu
blico" — que O Cidadao nao podia cont inuar a publicar-se 
devido ao fato de a despesa com a impressao haver excedido 
a importancia da venda dos tres numeros publicados (Bib. 
Pub. Est . ; . 

JORNAL DO DOMINGO — Literatura. Historia. Viagens. 
Poesias — O no 1 circulou a 5 (1) de setembro de 1858, for
mato de 32x23, sendo impresso n a Tipografia Academica, a 

(1) Nao no dia 7. conforme consta dos "Anais". 
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rua do Col6gio (area sul da rua do Imperador) n° 21, onde 
era recebida a correspondencia e se inscreviam assinaturas 
mensais a $500 para Pernambuco e $600 para fora do Esta-
do. Diregao de Jose de Vasconcelos. 

O editorial de apresentagao, com a assinatura Os Edi-
tores, dizia tratar-se de "uma criagao inteiramente nova, 
senao no Brasil, ao menos em Pernambuco", que podia "viver 
em paz com todos os seus colegas", sem fazer concorrencia. 

"Esta nova forma de publicagao, cujos resultados obti-
dos por toda parte se podem chamar prodigiosos, tem por 
fim especial fazer com que a leitura possa chegar, como por 
encanto, a todas as classes da sociedade, empregando todos 
OS meios de que dispoe, para espalhar nogoes uteis e senti-
mentos honestos, e difundindo assim, de u m a maneira in-
sensivel, torrentes de benefica civilizagao. Eis aqui como es-
peramos obter tao lisonjeiro resultado. Em primeiro lugar, 
cada numero do Jornal do Domingo constara de oito pagi-
nas de impressao, em duas colunas, contendo: 

1° — Um resumo de todos os acontecimentos notdveis, 
quer no interior, quer no exterior do pais . 

2° — Um romance original ou traduzido. 
3° — Um drama ou comedia escolhida do repertorio na-

cional ou estrangeiro. 
4° — Uma biografia de notabilidade reconhecida. 
5° — Artigos de historia e de vlagens. 
6° — Anedotas, bons ditos, respostas felizes e adequa-

das . 
7° — Artigos sobre agricultura, comercio e boas ar tes . 
8° — Poesias escolhidas". 

Ao concluir, salientou: "Se o favor publico corresponder 
as nossas esperancas, o Jornal do Domingo nao so podera 
ser aumentado, senao que procuraremos promover com em-
penho todos os melhoramentos compativeis com as publica-
goes deste genero". 

A edigao de estreia iniciou o romance "Opulencia e mi-
seria", de Ann Stephens, e o drama "O filho natural , de Ale
xandre Dumas Filho; inseriu "Biografias contemporaneas" 
(Mittermaier), por V. Rosenwolt, tradugao de E. Belmonte; 
"Sucessos da atualidade", incluindo Noticias da Europa e 
Noticidrio do Recife, por Mota de Azevedo; poesia de Scares 
de Azevedo e "Enciclopediana" (Bib. Piib. Est.^. 
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Nao restam outros comprovantes do bem feito jornal, 
apesar das buscas efetuadas, sobretudo nas tres bibliotecas 
indicadas por Alf. de Carvalho ("Anais"), segundo o qual 
foram publicados 18 numeros, o ultimo deles datado de 2 de 
Janeiro de 1859. Tal informagao, alias, nao parece adequa-
da, uma vez que o Jornal do Domingo foi substituido pelo 
Jornal do Recife (2), e este saiu no dia 1 de Janeiro. Mais 
acertado andou, logicamente, o diretor do Almanach de Per-
nambuco, Julio Pires Ferreira, o qual deve ter manuseado, 
mesmo, a colecao completa do periodico, porque registou na 
sua edicao de 1923: 

"Jornal do Domingo, fundado por Jose de Vasconcelos: 
— 0 1° saiu a 5/9/1858 e o ultimo, de no 17, a 26/12 do mes
mo ano, tendo-se-lhe seguido um suplemento, com duas pa-
ginas apenas, publicado a 2 de janeiro/1859, sob o no 18. 
Foi substituido pelo Jornal do Recife". 

AURORA PERNAMBUCANA — Periodico Politico, Li-
terario e Noticioso — Saiu o primeiro numero a 16 de outu-
bro de 1858, formato de 41x28, com quatro paginas a tres 
colunas largas de composigao. Impresso em tipografia pro
pria, no Aterro da Boa Vista (hoje rua da Imperatriz) n^ 
33, destinava-se a circular duas vezes por semana, as quar-
tas-feiras e sabados, custando 3S000 a assinatura trimestral. 

Sob o titulo, lia-se: "Confio em que, recolhendo-vos aos 
vossos lares, continuareis a cimentar a concordia entre todos 
OS brasileiros" (Fala do Trono, no encerramento da Assem-
bleia Geral, a 12 de setembro de 1858) . 

Em substancioso artigo de apresentacao, o redator L. 
teceu consideracoes em torno da paz reinante entre os par-
tidos, que antes se digladiavam. "Para nos, declaramos, 
francamente, nao ha inimigos pessoais; aceitamos de bom 
grado a concordia entre os brasileiros, nao so como uma re-
comendacao da Coroa, senao tambem como uma necessida-
de do pais". 

"Nao aceitamos provocacao de nenhuma especie no nos-
so periodico; se formos injustamente agredidos, lancaremos 
mao de outros tipos, ou dos nossos em papel diverso. Todos 

(2) Ver o volume II desta obra, com o sub-ti tulo "Diaries do Recife 
1829/1900", pgs. 94 a 159. 
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serao bemvindos para nos, e desde ja reservamos um grande 
abrago para o primeiro dos nossos antigos adversarios que 
queira unir-se a nos para propagar os grandes pensamentos 
da Coroa, e para promover, de quantos modos nos sejam pos-
siveis, a mais fraternal concordia entre todos os brasilelros. 

"Declaramos, igualmente, que somos e seremos gover-
nlstas, enquanto forem respeltados os nossos direitos civis, 
politicos e naturals , enquanto essas palavras da Coroa, que 
ai fleam estampadas, forem tao acatadas pelos minlstros e 
seus agentes, como pelo povo, a quem elas se dirigem. A 
nossa linguagem para com a Coroa, para com o Ministerio 
e seus agentes, ou para qualquer depositarlo da autorldade 
piiblica, sera sempre chela de respeito, de atengao e de be-
nevolencia". 

Comportando bastante materia, esta constou, na edicao 
de estreia e seguintes, semanas e meses a fora, de artigos 
longos sobre a politlca geral e local, asslnados sempre com 
uma inlclal, a saber: L., V., F., J., B. ou T. Logo no principio, 
OS comentaristas fizeram restrigoes ao governo provincial de 
Pernambuco. 

Redigido pela ant iga ala dos liberals, escreveu V: "Ne-
nhum partido pode vlver sem esperanga, nenhuma opinlao 
politlca pode trlunfar hoje por meios imprudentes e reato-
res, concentrando-se unicamente em uma localidade limitada. 

O mesmo V., no no 6, combatia a teima e a obstina-
gao, acentuando: "O que fizemos nos, os liberals, aceitando 
a provocagao que se nos flzera, excitando-nos com a mu-
danga de politlca que se operou em 1848 e pondo em campo 
a revolugao, de que ja por vezes temos tratado? Sacrlflca-
mo-nos e aos nossos amigos e allados, entorpecemos a mar-
cha da provincia e elevamos os nossos contrarios. Fomos nos 
que, por nossa Inexperiencia, por um excessivo zelo de patrlo-
tlsmo, Ihes demos as posigoes em que hoje se acham coloca-
dos". Conclulu concitando a modlficagao das antlgas Idelas 
com o expurgo das proprias paixSes. "Unl-vos em torno da 
Aurora Pernambucana; ouvi a voz da razao que surge com 
ela. . ." 

Ja no no 15, estranhava J . que o governo imperial nao 
houvesse alnda promovido a conciliagao em Pernambuco, 
uma vez que man t inha Benevenuto Augusto de Magalhaes 
Taques como presidente da Provincia, apoiado por fieis e 
suspeitos, assim aludindo, subrepticiamente, ao diario O Li
beral Pernambucano, que atacava o orgao liberal dissidente. 
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Alem dos artigos redacionais, eram divulgados discur-
sos parlamentares e transcrigoes de outros jornais, seja na 
parte politica, seja na de Variedades. 

Publicou-se sem interrupgao, a nao ser na passagem do 
ano, entre 22 de dezembro e 8 de Janeiro de 1859, quando 
saiu o numero 21, em cujo artigo de saudagao se escreveu: 
"Deus queira que o novo ano que corre seja mais propicio a 
moralidade da nossa terra do que fora o ano passado; que 
OS pernambucanos se convengam cada vez mais da necessi-
dade de se u n i r e m . . . " 

Nao deixava a Aurora de repelir, em linguagem eleva-
da, OS jornais que a atacavam. Escreveu J . , na edigao de 
23 de fevereiro: "O que queremos, pois, em resumo: a justi-
ga e a moralidade; a agricultura e o comercio florescendo; 
a instrugao e educagao publ ica". . . 

Focalizava, alem da politica dos gabinetes, temas os 
mais diversos. A 16 de julho iniciou H. R. B. uma serie de 
artigos, sob o titulo "A anarquia", versando sobre falhas do 
Direito e das leis, decretos e avisos. Sucederam-se longos ar
tigos doutrinarios de H. H., como se ocultava Antonio Ran-
gel de Torres Bandeira, que assinava, com o nome mesmo, 
cronicas literarias, tambem extensas. (1) 

A divulgagao da primeira poesia ocorreu na edigao de 
3 de setembro, firmada por Jose da Silva Mendes Leal Ju
nior, procedente de Lisboa, ocupando mais de uma pdgina. 

Por algum tempo, ja quase nao se escrevia sobre politi
ca partidaria. Mas a partir de outubro, a redagao pos de 
lado as conveniencias e entrou a polemizar com O Liberal 
Pernambucano, querela nem ao menos suavizada nos dois 
meses seguintes, com a presenga, no Recife, do Imperador 
Pedro I I . 

Finalmente, com o n^ 111, de 17 de dezembro de 1859, 
quando a Aurora Pernambucana arrematava os "trabalhos. 

(1) Dezenove anos depois, escrevia Henrique Capitolino, n'O Ensaio, 
de 30/6/1876: "A Aurora Pernambucana, de que Torres Bandeira foi o 
principal redator em 1859, e um repositorio importante de politica dou-
trinaria, de critica e de literatura variada, em que a nossa mocidade tern 
muito o que estudar e aprender". 
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para reaparecer em Janeiro", deixou de existir. Um dos seus 
redatores foi Jeronimo Vilela de Castro Tavares, entao de-
putado geral, que assinava V. nos primeiros meses da vida 
do periodico e no seu ultimo numero . Outro identificado foi 
L . : Luiz Duarte Pereira . Atribuia-se, tambem, a fungao de 
redator a Jose Antonio de Figueiredo, Lourengo Trigo de 
Loureiro e Manuel Cornelio Araripe Bezerra de Meneses (2) 
(Bib. Pub. Est .) . 

O IMPARCIAL — Em prosseguimento a joco-seria A 
Tempestade, surgiu com o no 33, a 28 de dezembro de 1858, 
mas em formato maior, de 27x18, com quatro paginas, a duas 
colunas de 16 ciceros. Destinado a circular bissemanalmen-
te, subscrevia-se a ISOOO por mes . Aceitava Corresponden-
cias e Comunicados "em car ta fechada", destinados a Tipo-
grafia Pernambucana, onde se imprimia, no Largo do Forte 
(hoje — das Cinco Pontas) n° 49. Nao se alterou, igualmen-
te, a redacao, a cargo de Joaquim Manuel de Carvalho. 

Estreou com a serie "lAqoes Politicas — Morals", segui-
da de outra, int i tulada "Car ta de Joao de Zeribanda ao seu 
irmao olho de Retros Embaragado", alem de Variedades e 
outras no tas . Depois, cont inuaram, ja n a XIII , as cartas "do 
Marques de Qui-Qui-Riqui ao seu compadre Barao de Salta 
Mar t inho" . E apareceu a "Correspondencia oficial do al-
caide-mor ao almotacel geral", com a ass inatura Xafarica 
Alcaide-Mor. 

Mas a mater ia principal foi "O Partido Liberal e o sr . 
d r . Vilela", em longos artigos, a par t i r do no 37, nos quais 
o redator historiou a vida politica e jornalistica daquele di-
rigente liberal ortodoxo, criticando-lhe as at i tudes e as ma-
nobras e traicSes a ele a t r ibuidas . Resultou em polemica 
com a Aurora Pernambucana. 

Outro que recebeu rudes ataques d'O Imparcial foi o 
Monsenhor Pinto de Campos. 

O no 50, de 25 de margo de 1859, apresentou-se com um 
Suplemento de quatro paginas, cujas primeira e segunda co-
gi taram, em letras garrafais (tipo corpo 72), de u m escan-

(2) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", mencionou, entre os redato
res, o nome de Antonio Pedro de Figueiredo, no que se enganou redon-
damente. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 113 

dalo na Assembleia Provincial, denunciando a apresentagao 
de certo projeto que autorizava o governo da provincia a 
contrair um emprestimo de quatro mil contos de reis (tipo 
negro, corpo 48), "para serem aplicados em certos arranjos". 

Em diferentes artigos, bateu-se O Imparcial pela convo-
cagao da Constituinte, apoiando a politica liberal. Por outro 
lado, dirigia censuras a administragao provincial. Nova se-
rie de editorials comegou no no 55, int i tulada "O sr . dr . Vi-
lela e a Aurora Pernambucana". 

Combateu a oligarquia Rego Barros — Cavalcanti; ata-
cou OS "guabirus" em geral e seu orgao oficioso, o Diario de 
Pernambuco; nem faltaram versos jocosos, levando ao ridi-
culo certas personalidades. 

Depois de ter divulgado, a 4 de abril de 1859, artigo do 
jornalista republicano Antonio Borges da Fonseca, O Impar
cial passou, no mes de julho, a ataca-lo (no 69), como des-
leal, chamando-o (n^ 70) "traidor com fumagas de patrio-
t a " e "um dr . de bobage". No no 71: "A degradagao da im-
prensa e devida ao rabula Borges da Fonseca"; ou entao (no 
72): "O rabula Borges da Fonseca, quando se uniu a revolta, 
foi para atraigoa-la". E acusou a diregao do Diario de Per
nambuco de se haver mancomunado com ele, franqueando-
-Ihe as colunas para atacar Nascimento Feitosa, redator-che-
fe d'O Liberal Pernambucano (1) . Nao tiveram mais t regua 
OS doestos e mofinas contra aquele jornalista, chamado ate 
(no 78) de "espoleta dos guabirus" . Por fim, atacou o dire-
tor d'O Povo, que abrigava artigos de Borges da Fonseca. 

Em dezembro passou O Imparcial a ocupar-se, carinho-
samente, da visita do Imperador Pedro II a Pernambuco. 
Mas, nesse mes de 1859, com o no 86, do dia 22, encerrava-se, 
inexplicavelmente, a circulagao do desabusado^ orgao, que 
ja vinha saindo com irregularidade, para ser substituido pe
la Era Nova (Bib. Pub. Est J . 

(1) Apontado como redator d'O Imparcial, Nascimento Feitosa des-
mentiu a insinuagao, em nota assinada no seu jornal. Mas O observador, 
no Diario de Pernambuco, de 4/6/1859, afirmou que "alguns redatores" do 
periodico em questao "faziam parte" d'O Liberal Pernambucano, o que, 
por sua vez, foi desmentido pelo redator unico Joaquim Manuel de Car-
valho, que era tambem o proprietario da Tipografia Pernambucana. 
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1859 

A ORDEM — Periodico Politico, Imparcial e Noticioso 
— Comecou a existir com a edicao de 7 de Janeiro de 1859, 
formato de 43x31, contendo quatro paginas a quatro colu-
nas de 15 ciceros, impresso na tipografia de Inacio Bento de 
Loiola, o redator-chefe. 

Lia-se, em vistosa faixa, abaixo do titulo: "A Ordem pu-
blica-se nas tergas e sextas de cada semana; subscreve-se 
nesta tipografia, a 12S000 por ano (pagos adiantados); os 
senhores assinantes da capital pagarao por trimestres e os 
do centro ou das provincias em semestres, sendo o porte 
franco. Os anuncios dos senhores assinantes serao publica-
dos gratis sendo no mesmo tipo do jornal; os comunicados 
e correspondencias de particular interesse pagarao o que se 
convencionar, correndo por conta dos seus autores toda a 
responsabilidade moral e criminal, e por isso os autografos 
devem vir legalizados. Folha avulsa — 160 reis. O escrito-
rio do jornal e na mesma tipografia, e a residencia do pro-
prietario na casa imediata". 

O artigo de abertura resumiu as atividades jornalisti-
cas do redator, a partir d'O Echo Pernambucano. Convenci-
do de que fora ingloria a sua luta "meramente no terreno 
politico", substituiu aquele pelo Jornal do Commercio, de 
feigao diferente; todavia, nao conseguira, no decurso de dois 
anos, o necessario apoio da classe comercial. Resolveu, en-
tao, mudar-lhe o titulo para A Ordem, lembrado de que a ori-
gem dessa palavra era "coexistente a criacao do universe" 
e seu desenvolvimento "tao necessario para o bem social" 
como o alimento o era para a vida. 

Declarando imparcialidade absoluta, frisou: "A Ordem 
nao se ha-de circunscrever aos interesses particulares de ne-
nhuma fagao. Dara o seu apoio ou censurar^ ao governo, 
conforme o grau de sua moralidade; mas sempre com digni-
dade, nao faltando jamais, na polemica, k deferencia e a 
moderagao convenientes ao grande jornalismo". 

Apos outra sorte de consideragoes em torno da necessi-
dade dum orgao imparcial, concluiu: " . . .reconhecendo que 
OS partidos politicos de nossa terra nada significam e que 
a unica verdade deles e o individualismo em toda a sua he-
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diondez, amaldigoamo-los para sempre, sem odio nem vin-
ganga intencional contra os respectivos chefes, pa ra colo-
carmo-nos acima de suas intr igas e interesses egolsticos". 

A exemplo do orgao substituido, A Ordem iniciou logo 
rijos a taques a "malefica influencia governativa do s r . Jos6 
Bento e sua familia" (1) . Cont inuaram as cartas ao "Com-
padre Cortesao", d'O Compadre Provinciano, seguindo-se 
Correspondencias da Paraiba, do Rio Grande do Norte e de 
Goiana, e a colaboragao, nas "Publicagoes a pedido", do ir-
requieto padre Joao Herculano do Rego, sobre a politica de 
Vitoria de Santo Antao . A quar ta pagina era de anuncios . 

No no 3 recomecou o folhetim "Uma viuva inconsola-
vel", de autoria de Mary, proveniente do Jornal do Commer-
cio, assim como as car tas de Paris, de Antonio Borges da Fon-
seca, que t e rminaram ja com o regresso do s ignatar io . Ou-
t ras Correspondencias vieram a ser divulgadas, procedentes 
de diversos municipios. Da politica ocupava-se o menciona-
do Compadre Provinciano, o qual em meio a informagoes de 
ordem geral, elogiava a administragao provincial (de menos 
de dois meses) do Conselheiro Manuel Felizardo de Sousa 
Melo e a tacava o diario O Liberal Pernambucano. Ocorriam 
transcrigoes sucessivas, ora de mater ia politica e economi-
ca, ora de Li te ra tura . Por outro lado, nao faltavam convites 
aos relapsos devedores de ass inaturas dos extintos O Echo 
Pernambucano e Jornal do Commercio, com a divulgagao 
dos respectivos nomes . 

Sob o ti tulo "Folhetim ao Comprido", iniciou-se a 18 de 
fevereiro a publicagao, em serie, do "Compendio da Gramd-
tica Portuguesa", todo em versos de sete silabas, com o obje-
tivo de fazer que as criangas, decorando as quadras, gravas-
sem melhor as definigoes. 

Publicagao in in ter rupta , sempre a variar de segoes, A 
Ordem, ao at ingir fins de novembro, proporcionou regular 
cobertura a chegada de SS . MM. Imperials ao Recife, in-
cluindo a insergao de poesias de saudagao aos monarcas vi-
s i tan tes . 

(1) A gestae de Jose Bento da Cunha e Figueiredo, como Presidente 
da Provincia, terminara em maio de 1857. 
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Encerrando o ano o n° 89, de 23 de dezembro, prosse-
guiu a numeragao a 10 de Janeiro de 1860. Intensificou-se a 
l i teratura epistolar de Goiana, nao so em prosa, mas tam-
bem em estiradas poeticas de sete silabas. Na edigao de 28 de 
agosto, O goianense livre escreveu que os seus conterraneos 
nao seriam jungidos "ao carcomido e carunchoso carro do 
feudalismo", terminando com um hino, assim iniciado: 

"Recorre a espada, ao fuzil, 
Goiana, heroica Goiana; 
Da lei contra os assassinos 
Marcha avante, marcha ufana!" 

Novo ano venceu a gazeta de Loiola, publicando-se o n° 
178 a 8 de Janeiro de 1861. Prosseguindo sem alteragao, 
transcorreu outro ano, circulando o n^ 236 no dia 7 de Ja
neiro de 1862. Neste, escreveu o editorialista: 

"A redacao d'A Ordem, convencida de que a Monarquia, 
assim como essencialmente o Catolicismo sao os objetos sa-
grados que se devem salvar por todos os meios que estejam 
ao alcance dos brasileiros de boa fe, procurara, como ate ago
ra o tern feito, por todos os meios convergir as opinioes para 
esse fim. Um so caminho ha para a perdicao do Brasil — e 
a dissoluQao do Imperio; um so meio para a concluir — nos-
sas discordias intestinas; um unico piano para a consumar 
— a desmoralizagao". 

Desde o desaparecimento d'O Liberal Pernambucano, 
vinha A Ordem atacando O Constitucional, que o substituiu. 
Mas este ultimo teve morte repentina, perdendo, deste modo, 
O Compadre Provinciano um grande contendor. 

Saiu a 23 de dezembro o derradeiro niimero do ano, ja 
a publicagao transformada, desde alguns meses antes, em 
semanario. Assim prosseguiu em 1863. Atingindo o ano VI, 
circulou o no 337 no dia 12 de Janeiro de 1864. Divulgavam-
-se, a epoca, continuando pelos anos a fora, intensas corres
pondencias do Rio de Janeiro, assinadas — O Censor, alem 
da materia d'O Compadre Provinciano (ate 1866); outras 
correspondencias e transcrigoes, inclusive de versos, alem 
das "Publicacoes a pedido" e dos anuncios, sendo raros os 
artigos redacionais. 

Apos o no 385, de 20 de dezembro, saiu o seguinte a 10 
de Janeiro de 1865, prosseguindo sem mais alteragoes, a nao 
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ser a insercao das "Noticias da Patria", que eram noticias 
apenas municipals. 

No n° 502, de 21 de maio de 1867, a correspondencia do 
candente O Censor, ocupando mais de duas paginas, focali-
zou a chegada de um navio do Porto, que trouxera duas dii-
zias de Portugueses para "substituir os nossos cabras que 
morreram no Paraguay", adiantando: 

"Eis al 24 joias que vieram enriquecer o Brasil e preen-
cher o vacuo que deixaram no pais os cem mil brasileiros 
que tem morrido no Paraguay para sustentar-se o trono do 
sr. D. Pedro II e os galoes de seus lacaios que o circunvalam. 
Um portugues desses importados vale cem cabras. Se eles 
trouxessem femeas para clarear a classe, em poucos anos o 
Brasil seria povoado por uma so cor, mas eles amancebam-se 
com as negras (e alguns ate casam-se com elas) e vao, se 
nao aumentando, ao menos sustentando a cor parda no Bra
sil. Ate por esse lado esses industriosos nos sao uteis". 

Dois meses depois, dada a publico a edigao de 30 de ju-
Iho, ficou suspensa A Ordem. Reapareceu (no 513) a 10 de 
setembro de 1867, a primeira pagina toda em tarja, encima-
da por emblema funebre, trazendo o necrologio do redator-
proprietario Inacio Bento de Loiola (2) . 

Sob nova diregao, o periodico ainda se publicou, segundo 
o registo de Alfredo de Carvalho (obra ci tada^ ate o n^ 567, 
de 15 de margo de 1869, que teria sido o ultimo (3) (Bib. 
Pub. Est.;. 

REVISTA LITTERARIA — Teria saido "o niimero pri-
meiro e unico (?) a 24 de fevereiro de 1859", impresso na ofi-
cina grafica de Inacio Bento de Loiola ("Anais";. 

O IRIS ACADEMICO — Periodico Cientifico e Literario 
— Comegou a publicar-se no dia 5 de abril de 1859, formato 

(2) O virulento jornalista, nos ultimos anos dedicado a imparciali-
dade politica, morreu no dia 26 de agosto de 1867, deixando uma prole de 
16 filhos em'extrema pobreza. Contando 63 anos de idade, era oficial re-
formado de milicias, mas vivia em tamanho desconforto que, dois dias 
antes do falecimento, desabou a escada de sua residencia, impossibilitan-
do a subida para a tipografia, no andar superior. 

(3) A colegao d'A Ordem da Biblioteca Publica do Estado, tendo al-
gumas lacunas, termina com o n° 513. 



1 1 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

de 30x22, com oito paginas a duas colunas de 15 ciceros. 
Constava do Expediente: "O Iris saira regularmente nos 
dias 5, 15 e 25 de cada mes, sendo o prego de sua assinatura 
3S000 por trimestre, pagos ao receber o primeiro numero; 
porte franco para o subscritor. Toda correspondencia sera 
dirigida a Livraria Academica, dos srs . Miranda & Vascon-
celos (onde se imprimia) ou a rua do Queimado, 3° andar 
do sobrado no 8". 

Aristides da Silveira Lobo, seu redator principal, assinou 
o editorial de apresentacao, focalizando o "curioso fenome-
no da elaboragao das ideias", o "anacoretismo intelectual", 
a "inclinacao do pensamento", que "rega e fertiliza o cami-
nho da humanidade", para aduzir: 

"Filho de tais principios, O Iris Academico se anuncia 
no limiar da vida jornalistica. Sua missao, ja ficou dito, 
e enroupar o produto de toda inteligencia que buscar o seu 
abrigo; e refletir em suas colunas o cambiar abundante des-
sas tao ricas imaginagoes, desses tao valorosos talentos que, 
tantos, se ostentam em nosso pais. Ei-lo, O Iris. Nao se os-
ten ta ele com os opulentos titulos de um grande caudal, 
nao; e antes, e precisamente o pequeno corrego que vem ofe-
recer o fraco tributo de suas aguas a poderosa torrente jorna
listica em que se arras ta o Seculo". 

A edigao de estreia inseriu colaboracao, em prosa, de 
Carvalho Couto, J . Torquato: "O Brasil e algumas reflexoes 
sobre a imprensa" (1); C. A. Autran, Sousa Filho e Azevedo 
de Araujo, este assinando a cronica do fim: "Os dez dias"; 
6 poesias de M. de B . Machado Paiva e Epifanio Bittencourt. 

O periodico seguiu curso normal, so registando atrasos 
a part i r da setima edigao. Foram seus colaboradores, sobre 

(1) Do artigo de J . Torquato: "A nossa imprensa, em uma nao mui 
pequena parte envilecida por esplritos baixos, intrigantes e zizaneiros; 
vocifera, vomita asquerosos e odientos escritos que so servem de exas-
perar os animos, perturbar o sossego publico e desacreditar o pais. E 
d'onde nos vem este mal? De uma meia duzia de aventureiros, que, des-
conhecendo os grandes inconvenientes e os maus efeitos d'essas lutas pes-
soais, d'essas discussoes acrimoniosas, nutremi-se e vangloriam-se em ci-
mentar a discordia e plantar a desarmonia entre os homens, fazendo com 
que ainda mesmo aqueles espiritos bem formados permanecam em um 
mar de incertezas, sendo esta uma das causas de nosso Imperio ir a passo 
lento e moroso, e as vezes parecer estacionario no caminho da prospe-
ridade". 
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jurisprudencia, filosofia, critica literaria, cronica ou poesia, 
alem dos nomes antes mencionados: M. Mendes Pereira, M. 
Basto, Junqueira Freire, Nascentes Burnier, Graciliano Pi-
mentel, Olimpio Vital, Jose Belizario, Antonio Rangel de 
Torres Bandeira, Manuel de Carvalho Pais de Andrade, Fran
klin Doria, Pedro de Calazans, H. do Rego Barros e Jose 
Coriolano de Sousa Lima. 

Findou-se-lhe a existencia uma vez publicado o n° 10, 
a 25 de julho, formando um total de 82 pdginas, em nume-
ragao seguida (Bib. Pub. Est.) (2) . 

A EPOCHA — Jornal de Ciencias e Literatura — Siir-
giu no dia 10 de maio de 1859 (1), impresso na Tipografia 
Universal, k rua do Colegio no 18, formato de 30x21, com 
oito paginas. Direcjao de Joviniano Monteiro, que subscre-
veu prosa e verso, na secao literaria, alem do artigo inioial, 
chamado "Introducao", apresentando o neriodico, que dizia 
ser "o mais acanhado e desconhecido dos seus contempo-
raneos", esperando merecer, dos companheiros de imprensa, 
"sorrisos de aprovagao". 

Fechando a ult ima pagina, vinha a nota "Aos assinan-
tes": "De ha muito que alguns mocos estudantes t inham 
em vista fazer uma publicacao do genero da Epocha, mas 
por algumas circunstancias, que nao vem a pronosito Inm-
brar, re tardaram-na ate hoje. Publicando este jornal, eles 
nao tem em vista senao ensaiar-se nas lutas da imprensa. 
Convictos de sua fraqueza, nao desejam aquilo que nao po-
dem obter; contam, porem, com um sorriso de animacao das 
almas nobres e jus tas . Desejam que os seus colegas, entre os 
quais muitas e esperancosas inteligencias existem, que os 
ajudem a levar ao cabo essa empresa por demais onerosa 
para ombros tao frageis. 

"A Epocha sai nos dias 10, 20 e 30 de cada mes, sendo 
o prego de sua assinatura 3S000 por trimestre, pagos ao rece-
ber o primeiro niimero. Toda correspondencia deve ser diri-
gida a Livraria Universal, rua do Colegio no 20". 

(2) A colegao manuseada acha-se desfalcada dos ns. 8 e 9. 
(1) Alguns peri6dicos. entre 61es A Epocha, adotaram a inovacao de 

colocar ao pe da primeira pagina uma linha, de tipo comum, com a data 
da publicagao e o numero de referenda. 
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Colaboraram na edicao: M. Martins, Vitoriano Palhares, 
J . A. Bessone de Almeida, Pompilio C. de Melo, Luiz Carlos 
de A. Pereira (poesia) e Guido Martins Duarte, que assinou 
a "Cronica". 

Ficou no primeiro numero (Bib. Piib. Est.^. 

A TESOURA — Impresso na tipografia d'O Povo, saiu 
a lume no dia 26 de agosto de 1859, formato de 28x19, com 
quatro paginas de duas colunas. Redigido por Francisco de 
Paula Vieira de Melo, publicava-se as sextas-feiras, custando 
200 reis cada exemplar e 500 reis a assinatura mensal . Sob 
o titulo, a divisa (sem apor a assinatura de Camoes): 

"Cessa tudo o que a antiga musa canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta". 

Declarou-se, no editorial-programa, que o aparecimento 
da folha constituia "um grande servigo prestado k humani -
dade" . Iria "cortando a torto e a direito os vandalos que in-
festam estas amenas plagas brasileiras, nao poupando aos 
politicos nem a estes grandes que se irrogam de bons cida-
daos". E advertiu: "Ladroes, assassinos, concussionarios, pas-
sadores de cedulas falsas, negociantes de escravos e toda esta 
caterva de celerados que bebem o sangue do povo: prepa-
rai-vos, que A Tesoura ira tomar conta de cada um; e entao! 
ai de vos!" 

Circularam, apenas, sete edigoes do jornal, em que o te-
souramento se efetuou em prosa e verso, atraves, sobretudo, 
de substanciosos editorials de ataques ao poder, que "nada 
fazia" pelo povo. No primeiro numero iniciara-se a insercao 
do folhetim "A cigana do amor", de L. Montchamp, mas 
nao prosseguiu alem do no 2. Uma "Revista semanal" dava 
conta do noticiario miudo. 

Na ul t ima edigao, que saiu a 22 de outubro, violento edi
torial concitava o povo brasileiro a quebrar as algemas; e aos 
pernambucanos a votarem ao desprezo o Imperador, quan-
do de sua anunciada visita ao Recife. Concluiu declarando 
que o Monarca era o causador dos sofrimentos da provin-
cia, pois jamais escolheu um governante para Pernambuco 
que nao viesse beber-lhe o sangue (Bib. Pub. Est.^. 

O PHAROL — Apareceu a 12 de novembro de 1859, com 
quatro paginas de duas boas colunas, formato de 31x22. Im-
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presso na Tip. Imparcial Pernambucana, de Elias M. Fal-
cao de Albuquerque Maranhao, subscrevia-se a 2$000 por 
trimestre, pagos adiantadamente. Redator-responsdvel — 
Francisco de Paula Vieira de Melo. 

Seu "Introito" dizia nao adotar politica partid&ria, es-
tudando, porem, a politica de ideias, em seus principios. Se-
ria um "guia, fraco mas cuidadoso", pronto para ensinar 
"o caminho mais curto ao porto desejado. A sua linguagem 
franca e singela sera a expressao sincera dos seus desejos. 
file sustentara o verbo eloquente da unidade e do progresso, 
OS principios de liberdade". Nada publicaria que profanasse 
"o sagrado recinto da familia", aceitando, e divulgando-os, 
"alguns artigos literarios e noticiosos". 

Constituiu-se a edigao de materia variada, incluindo 
versos de Joviniano Monteiro e Arnaldo Ernesto Vieira e a 
segao "Variedades" (Bib. Pub. Est.;. 

Segundo o registo de Alfredo de Carvalho (obra c i tada^ 
a publicacao estendeu-se ate o mes de julho de 1860, sendo 
substituida pelo Leao do Norte. 

O MONITOR DAS FAMILIAS — Periodico de Instru^ao 
e Recreio, Dedicado ao Belo Sexo — Confeccionado na Tipo-
grafia Brasileira, localizada a rua do Passeio Publico n^ 19, 
saiu o primeiro numero (serie extraordinaria) a 2 de dezem-
bro de 1859, formato de 27x19, com 12 paginas de texto, cir-
culadas, a duas colunas de composigao. Direcao de Filipe 
Neri Colaco. Trazia, na capa, a frase latina: "Rex est mi
nister Dei in bonum". Prego da serie inicial — 5$000. 

"A capital desta provincia, ja tao populosa e opulenta", 
ressentia-se da falta de periodicos "exclusivamente consa-
grados aos interesses das familias, e as senhoras pernam-
bucanas nao encontravam "um alimento sao com que pu-
dessem nutrir seu terno coragao, sua ardente imaginagao. 
Sensiveis a tao grande mal, os proprietarios do Monitor das 
Familias resolveram remedia-lo, publicando o presente perio
dico, que entenderam conveniente dividir em tres partes dis-
t intas: Leitura para todos; Leitura para as senhoras; Lei-
tura para os meninos, sendo seus numeros acompanhados 
de figurinos de modas, retratos de pessoas celebres, nacionais 
e estrangeiras, estampaus de santos, vistas de lugares e monu-
mentos notaveis, desenhos de bordados e labirintos e musi-
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cas pa ra piano e can to . Pa ra este fim, compraram u m a ti-
pografia e m a n d a r a m vir da Europa u m a litografia comple-
ta, que e dirigida por dois hdbeis ar t is tas estrangeiros que 
cont ra ta ram, um frances (A. Ridoux), pa ra o desenho, ou-
tro alemao para a impressao". 

Pretendiam os editores comegar a publicagao em Janei
ro de 1860; anteciparam-na, porem, diante da visita imperial 
a Pernambuco, proporcionando u m a serie extraordinaria, 
antes mesmo da chegada do mater ia l encomendado, a cargo 
da mencionada Tipografia Brasileira. 

A ediQao em aprego divulgou vasto noticiario da chega
da do casal Pedro 11(1), o discurso de recepgao, pronuncia-
do pelo conego Pinto de Campos; hinos de A. Barros, Dr . 
Firmo e Soares de Azevedo e outros versos de E. F . da Silva 
Junior e M. G. da Silva, todos de saudagao. 

Em meio a u l t ima pagina da capa lia-se a frase la t ina: 
"Rex pacificus magnificatus est, cujus vul tum desiderat ani-
versa terra" . 

A serie constou de seis numeros, o ultimo dos quais da-
tado de 22 de Janeiro de 1860, todos em igualdade de condi-
coes, numeracao seguida, formando o total de 76 paginas . 
Encadernada depois, juntaram-se-lhe retratos, a craion, do 
Imperador e da Imperatr iz e nove desenhos de pagina dupla, 
neles fixando-se aspectos do desembarque, recepcao e locals 
da cidade por onde t rans i ta ram os augustos visitantes, t ra-
balhos executados pela rec6m-instalada "Litografia Monitor 
das Famil ias" (2) . As noticias e a descrlQao contldas nas 
seis edicoes do volume — consoante declaracao inserta no 
fim da ul t ima pdgina — foram "extraidas, em grande parte, 
de folhas publicas, principalmente do Diario de Pernambu
co". Duas ou tres paginas de cada numero da revlsta v lnham 
repletas de poemas de saudagao aos monarcas . Flndou tudo 
com u m a lista de esmolas dadas pelo Imperador a doentes, 
pobres, orfaos, obras de igreja, e t c . 

(1) O Imperador Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina desembar-
caram no Recife a 29 de novembro de 1859. 

(2) Foi a primeira publicagao ilustrada com gravuras em litografia 
de Pernambuco. Varies desenhos d'O Monitor das Familias foram repro-
duzidos, mais de 60 anos depois, na plaqueta "Primeiro centenario do nas-
cimento de D. Pedro II", publicada, em 1925, pela Biblioteca Publica do 
Estado. 
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O no 1, ano I, da primeira serie ord in i r la saiu em ou-
tubro de 1860, obedecendo ao formato de 30x22, confeccio-
nado na tipografia do Diario do Recife, tamtaem pertencen-
te a Filipe Neri Colago, com capa i lustrada. Circularam, em 
dezembro, mais dois numeros de oito paginas . A indicagao 
"Periodico de Instrugao e Recreio", havia-se acrescentado: 
"Dedicado ao Belo Sexo". Colaboracao poetica do padre Joa-
quim Gomes de Oliveira Paiva, Henrique Autran Junior e 
Francisco Gongalves Braga e, em prosa, de Maria Felicia 
Testas . Mais variedades, transcricoes e charadas, assinan-
do-se a 4S000 por doze numeros, a serem publicados no espa-
co de tres meses, acompanhados de musicas, figurinos, vistas, 
moldes de labirinto, e tc . 

Continuou a publicagao em 1861 — n" 1, ano IT — em 
Janeiro, circulando ora quinzenal ora mensalmente, at6 o 
no 10, datado de 25 de maio, n u m total de 104 paginas . A 
serie II, ano II, comegou a 5 de julho, trazendo sob o titulo 
a divisa, em latim e portugues: "Nao e bom que o homem 
esteja so, fagamos-lhe u m adjutorio semelhante a ele", e a 
seguinte frase do padre Ventura: "A civilizaqao e o respeito 
da mulher" . Outra edicao apresentou-se a 25 de agosto do 
mesmo ano, e O Monitor das Familias ai terminou sua exis-
tencia . 

Um dos seus melhores colaboradores, em 1861, em prosa 
e verso, foi Frankl in Tavora, aparecendo, igualmente, poesias 
de Epifanio Bittencourt, Antonio Joaquim dos Passos, Jonio 
e Adelia Josefina de Castro Rabelo; prosa de A. S. Caldeira 
e Liberato Guimaraes; charadas de Trigo de Loureiro, alem 
de transcricoes, traduQoes, receitas culinarias e conselhos as 
senhoras (Bib. Pub. Est.^. 

O MONARCHISTA CONSTITUCIONAL — Impresso na 
tipoo^rafia de Freitas & Irmao, "o no 1 saiu a 10 de dezembro 
de 1859 e o no 8 (ultimo) a 18 de Janeiro de 1860. Serie de 
12 numeros — 2S000. Jornal politico redigido por Antonio 
Vicente do Nascimento Feitosa". ("Anais"J. 

A INSTRUgAO PRIMARIA — O n^ 2 publicou-se 
a 15 de dezembro de 1859 (1), formato de 32x23, impresso na 

d ) Alfredo de Carva lho (obra citada) registara, apenas, o aparec i -
men to do pr imei ro numero d'A Instru?ao Primaria, a 2 de dezembro, im
presso na tipografia de M. F. de Faria, do qual nao existe comprovante. 
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Tip. Comercial, de G. Henrique de Mira & Cia. , s i tuada n a 
rua do Queimado (atual Duque de Caxias) no 38. Redato-
res — Joaquim de Castro Nunes, Simplicio da Cruz Ribeiro, 
Miguel Arcanjo Mindelo e Geminiano Joaquim de Miranda . 
Assinava-se a 2$000 "por quartel, pagos adiantados" . En-
tre vinhetas finas, trazia abaixo do titulo: 

"Quando a justiga preside a quern manda 
Reina a boa vontade a quern obedece". 

Conselheiro Bastos. 

Quinzenario "exclusivamente dedicado aos interesses e 
magisterio dos professores publicos de primeiras letras", a 
edigao manuseada so inseriu mesmo artigos sobre instrucao 
pr imar ia e capitulos da "doutr ina Cris ta" . (Bib. Pub. Est.^. 

1860 

FOLHINHA CATHOLIC A (1) — Para o ano de 1860 — 
Saiu com 60 paginas em oitavo, impressa em bom panel e 
ornada com diversas estampas religiosas, para vender-se ca-
da exemplar por "uma pa taca" . Alem do "Calendario Dio-
cesano", apresentou bastante materia, dividida entre histo-
rias sacras, poemas misticos, responsorios, oragoes, e tc . 

Seguiu-se a publicagao anos seguidos. O no 4, de 1863, 
declarou haver sido ordenada a ediqao por M. C. H . Tra-
balho material a cargo da Tipografia Comercial, de G. H . 
de Mira, si tuada a rua Estreita do Rosario no 12. Formato 
de 13x9. Abriu o texto um prologo de 15 paginas, com a as-
s inatura O redator das Folhinhas, sob o titulo "Aos fregue-
ses", descrevendo os acontecimentos mais importantes do 
ano anterior e fazendo augurios para 1863, vindo apos u m a 
"Cronica do ano", em sete paginas . Mais o Calendario, con-
tendo minuciosos dados de l i teratura astral, noticiario bio-
grafico da familia imperial, informagoes uteis e uma par te 
religiosa. 

(1) Nao consta da relagao dos "Anais". 
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A edigao de 1868 acrescentou ao titulo: "para os Esta-
dos de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ala-
goas". 

Circulando regularmente, com a media de 160 paginas, 
prolongou-se a publicagao anual ate a edigao de 1874, prova-
vel fim (Bib. Piib. Est.) (2) . 

ALMANACK ADMINISTRATIVO MERCANTIL E IN
DUSTRIAL DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO (1) — Vo-
lumoso repositorio de informagoes de toda especie, com 560 
paginas de texto, formato de 14x10, o primeiro numero foi 
datado de 1860, tendo como organizador Jos§ de Vasconce-
los. Impressao da Tipografia Comercial, de Geraldo Henri
que de Mira & Cia. 

No "Prologo", dizia o responsavel pela publicagao estar 
"cheio de esperancas e confiado na justa apreciagSo de um 
publico ilustrado"; organizara-a "conforme o piano do gran-
de Almanack Laemmert, do Rio", acentuando que "uma 
provincia de tan ta importancia como Pernambuco nao po
dia continuar a passar sem um trabalho desta ordem". 

Alem do Calendario, inseriu dados e informagoes sobre 
a "Augustissima Casa Imperial", Grandes do Imperio, cor-
po consular, administragao provincial, Ensino, Justiga, culto 
publico, forcas militares e navais, companhias e associa-
goes, irmandades e confrarias, comercio e industria e infor-
mes gerais dos municipios pernambucanos. 

A edigao de 1861 apareceu acrescida de um Suplemento 
denominado "ColecSes de Docujnentos Oficiais", incluindo 
o Regimento para o Curso Comercial Pernambucano, "Ro-
teiro telegrafico do Recife em Pernambuco" e a "Divisao Ju-
diciaria, Eclesiastica e Policial da Provincia". As ultimas 
paginas foram de anuncios. 

Circulou mais uma alentada edigao em 1862, que deve 
ter sido a ultima (Bib. Pub. Est.^. 

(2) A Biblioteca Piiblica do Estado possui, apenas, seis edicoes, t6das 
encadernadas. Sao as de 1863, 1867, 1868, 1871, 1872 e 1874. 

(1) Nao mencionado nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. Nem o 
foram, igualmente, os demais almanaques que o leitor encontrarS em pa
ginas outras, no curso dcste e do volume seguinte. 
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A NOVA ERA — Apareceu no dia 22 de Janeiro de 1860, 
formato de 28x19, com quatro paginas de duas boas colu-
n a s . Destinada a circular bissemanalmente, assinava-se a 
1$000 mensais . Trabalho material da Tipografia Pernambu-
cana, si tuada no Patio das Cinco Pontas no 49, pertencente 
ao redator — Joaquim Manuel de Carvalho. Alem do Expe-
diente, lia-se ao pe da ul t ima pdgina: "Havendo cessado a 
publicagao d'O Imparcial, que foi substituido pela Nova Era, 
remeteremos este jornal a todos quantos se d ignaram assi-
nar o primeiro". 

Dizia o artigo de apresentagao, aludindo ao ano em co-
mego: " . . . t o d o s olham para o alto do Trono brasileiro e 
aguardam o quer que seja que por certo nao 6 a conserva-
qao da a tua l ordem de coisas". 

Achando-se "a porta as eleigoes primdrias", perguntou: 
"Que fara o Partido Liberal?", frisando: "Pela sua parte, A 
Nova Era t raba lhara pelo bem-estar do povo e pelo reconhe-
cimento de seus direitos; para ela, o povo e a verdadeira po-
tencia do seculo, e a eleigao e o termometro de sua vontade; 
enquanto, pois, as eleicoes nao forem a verdadeira expressao 
da vontade nacional, existirao oligarquias mais ou menos 
inteligentes, mas nunca teremos u m governo legitimo". 

Seguiu-se mater ia variada, inclusive poesia lirica de 
Muniz; "Boatos"; "Fatos diversos" e "Transcrigao". Nao 
circulou com a periodicidade enunciada, mas u m a vez por 
semana, em dias indeterminados. Sua primeira campanha, 
que se prolongou indefinidamente, visou as "arbitrarieda-
des" do tenente-coronel Kelly, comandante do 10° Batalhao 
de Infantaria , tomando-lhe boa parte do espago de cada edi-
gao. 

No no 5, de 18 de fevereiro, divulgou-se um "Manifesto", 
em que o jornalista Romualdo Alves de Oliveira reafirmava 
suas convicQoes politicas, exclamando, solenemente: "Saiba, 
portanto, o pais e o mundo, que, nao obstante nao haver 
(como falsamente dizem) partido republicano regularmente 
constituido, continuo no meu posto de jTionra, esperando 
pelo tempo para resolver o grande problema social". 

Ocorriam editorials de doutrinagao politica do povo, 
"Variedades", comunicados, longas poesias esparsas, ^s ve-
zes de autoria de Joao de Barros Falcao de Albuquerque Ma-
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r anhao , e comentarios redacionais diversos, incluindo as-
suntos de interesse munic ipa l . As edigoes de 13 e 23 de se-
tembro dei-am noticias da prisao ilegal do redator Carva-
Iho, quando das eleigoes do dia 8, so sendo posto em liber-
dade, mediante habeas-corpus, tres dias apos . O fato levou 
A Nova Era a empreender c a m p a n h a cont ra a administra-
Qao provincial de Ambrosio Leitao da C u n h a e seu chefe 
de policia — Tristao de Alencar Araripe, elementos da poli-
t ica conservadora. 

A 7 de novembro divulgava o "Hino Liberal" . Bateu-
se, paralelamente , com os periodicos O Athleta, "nojento 
papelucho", e A Ordem, chamando-a A Desordem e ao re
dator : Inacio Bandalho da Lampadosa . 

Nao foi A Nova Era al6m do n^ 40, de 3 de dezembro. 
Nessa u l t ima edigao, escreveu o redator que estava sendo 
processado a mando do chefe de policia, a quem ameaqou 
pelo que Ihe viesse a acontecer e pela sorte de sua familia 
— mulher e oito filhos, — pois era acusado "por um delito 
fantastico, resultado de u m a maquinagao eleitoral". Nou-
tro comentario, nar rou como, devido a interferencia de ami-
gos, escapara de ser assassinado, a 24 de novembro, por u m 
grupo de tres individuos, prometendo comentar o caso n a 
edigao seguinte, edigao que jamais apareceu (Bib. Piib. 
Est . ; . 

JORNAL DO INSTITUTO PIO E LITTERARIO DE PER
NAMBUCO — Nascido "a sombra e ao influxo do Montepio 
Academico", iniciou sua circulagao a 29 (1) de Janeiro de 
1860. Impresso n a tipografia de Geraldo Henrique de Mira 
& Cia. , saiu com oito paginas, no formato de 35x23, a duas 
colunas largas de composigao. 

Ao pe da u l t ima pagina, lia-se o Expediente: "Aquelas 
pessoas que quiserem assinar este jornal, que saira todos 
OS domingos, dirijam-se a rua da Gloria no 77, ou ao escri-
torio da Tipografia Comercial, a rua do Queimado n° 38, e 
OS assinantes, nos mesmos lugares, poderao reclamar as fal-
tas do distr ibuidor. O prego da ass ina tura e dois mil reis 
por t r imes t re" . 

(1) Nao no dia 27, como registou Alfredo de Carvalho. 
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Assinou o artigo de apresentagao o professor Aprigio 
Guimaraes, que disse dos objetivos da instituigao editora 
do periodico, resumidos em proporcionar auxilio ao curso 
de preparator ies . Aludindo ao apoio que dera ao Ins t i tu te 
Pio e Literario o Imperador Pedro II, quando de sua visita 
ao Recife, acentuou: " . . . e i - l e cheio de vida, precurando, 
nas segradas lides da imprensa, mais um obolo pa ra e ta-
lento, mais u m a pedra para o monumento do future, mais 
um adre pa ra nele p lan ta r a cruz. Eis o que pretende este 
j e rna l . Leitores, e u m a liga de caridade que se abre" . 

A edigae de estreia inseriu artigo filesofice do padre 
Lino de Monte Carmelo Luna, enchendo as seis paginas 
restantes e inicie do estudo de Antonio Rangel de Torres 
Bandeira: "Apontamentos literarios", mater ia que presse-
guiu em varias edigoes, tendo o autor, concomitantemente, 
dado curso, a part i r do no 2, ao t rabalhe "Estudos religio-
sos" (fragmentos de um livro inedito), em continuagao k 
par te divulgada n 'O Progresso, que sus tara sua publicagao. 

Saindo regularmervte, com oito paginas, o Jornal foi, 
mais do que tudo, porta-voz da Religiao Catolica. No mes-
mo no 2 comegava outro estudo (sem ass ina tura ) , sob o ti-
tulo "A Instrugao e a Moralizagao do Clero", ao passo que, 
n a edigao subsequente, sob o pseudonimo de Agrippa, Apri
gio Guimaraes aparecia com a serie "Miscelanea Religiosa", 
e o padre Carmelo Luna firmava "O homem — sua queda", 
t ambem em serie. Veio depois a cronica "A nossa carteiri-
n h a " . A par te historica coube a C. M. de Far ia Neves, au
tor da "Galeria do Jornal do Instituto". 

Manuel Pinto Damaso divulgou sua novela "Confi-
dencias do Ramiro", ocupando varias edigoes. E apareciam 
poesias de Joao Adolfo Ribeiro da Silva, Epifanio Bitten-
court, Guido Martins Duarte , J . B . Castro e Silva, Cezario 
de Azevedo, Cunha Sales, Joviniano Monteiro, e tc . 

A Comissao de Redagao, eleita em reuniao de 4 de mar-
go, ficou consti tuida de A. R. de Torres Bandeira, Aprigio 
Guimaraes e Jose Soares de Azevedo, presidida pelo pri-
meiro. 

A par da mater ia religiosa, sempre ocupando maior es-
pago, sobretudo os escritos de Levita e Simonides, desenvol-
veu-se a par te literaria, incluindo outros colaboradores, a 
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saber: Frankl in Tavora (prosa e verso), A. Aires Gama, O. 
Galvao, M. C. Pais de Andrade, Jeferson Gordo, Simbad, 
o Maritimo, e tc . No n° 19, de 29 de julho, iniciava-se o "No-
ticiario do Jornal do Instituto", a cargo de O. G. 

Nada obstante os prognosticos otimistas da diregao do 
sodalicio, o periodico nao ul t rapassou o n° 23, de 9 de se-
tembro (Bib. Piib. Est J . 

VINTE E CINCO DE MARgO — Jornal Politico, Lite-
rario e Noticioso — Impresso n a Tipografia Brasileira, saiu 
a lume n a d a t a que Ihe serviu de titulo, em 1860, tendo efe-
mera duragao . Pertencia a politica conservadora e prometia 
" n a a rena das discussoes nao afastar-se dos principios que 
formavam o codigo dos seus deveres, ocupando entre eles o 
primeiro lugar a tolerancia, ao passo que se apresentava sob 
feigoes caracterist icas de conciliagao que entendia ser a po
litica que mais nos convinha " ("Anais", de Alfredo de Car-
valho^. 

O orgao em aprego publicou-se, pelo menos, quat ro vezes, 
haja vista a linica noticia a seu respeito encont rada em jor
nal da epoca, nada lisonjeira. Divulgou-a O Vapor dos Tra-
ficantes, de 28 de julho do mesmo ano, concebida nos seguin-
tes termos: "Os s rs . academicos, redatores do Vinte e Cinco 
de Margo, mandem a esta tipografia pagar os 50$000 que fi-
caram a dever pela impressao do quar to mimero de seu pe
riodico, antes que seus nomes sejam publicados a fim de se 
dis t inguirem os academicos probos dos caloteiros. fi p a r a 
las t imar que por tao d iminuta quan t i a queiram m a n c h a r 
sua reputagao mogos filhos de familias d i s t in tas" . 

Foi possivel verificar que os nomes nao foram publica
dos . . . 

O SERGIPANO — Jornal Politico e Literario — O pri
meiro numero circulou no dia 3 de maio de 1860, impresso 
n a T ip . Universal, em pequeno formato. Diregao do acade-
mico Jose Fiel de Jesus Leite. "Era especialmente escrito 
pa ra a entao provincia de Sergipe, de cujos negocios t ra-
tava, sendo os seus colaboradores n a maioria comprovincia-
nos" ("Anais";. 

AURORA ALAGOANA — Periodico Noticioso e Politico 
— Imprimiu-se o numero de estreia a 3 de junho de 1860, 
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em pequeno formato, n a Tipografia Universal. Redigido por 
es tudantes de Alagoas, sob a diregao de Manuel Januar io 
Bezerra Montenegro, advogava os interesses da provincia. 
Prolongara-se a publicagao ate o mes de outubro ("Anais"^. 

O LEAO DO NORTE — Jomal Comercial, Literario e 
Noticioso — Tendo como redator responsavel Francisco de 
Paula Vieira de Melo, saiu a lume no dia 14 de julho de 1860, 
Impresso n a Tip . d'A Ordem, a rua da Praia no 43 . Forma
to de 29x19, com quatro paginas de duas boas colunas. As-
sinava-se a 7S0G0 anuais ou 2$000 por t r imes t re . 

Foram palavras do artigo de apresentagao: "O jornal 
que hoje principia com o nome de Leao do Norte so tem de 
leao o nome; e um pacifico e t ratavel cidadao brasileiro e, 
demais, pe rnambucano . . . " 

"O programa desta publicagao se l imita a tres objetivos: 
advogar e desenvolver a teoria mais propria a fazer progre-
dir o comercio entre nos; amenizar, distrair os leitores do 
peso das preocupagoes que o sobrecarregam, com algumas 
paginas de l i teratura; p6-los ao fato dos acontecimentos que 
vierem ao conhecimento da redagao". 

Em nota da segunda pagina, lia-se que o periodico vinha 
substituir O Pharol, mas. sendo de maior formato, exigin-
do, por isso, grande esforco para u m a so pessoa, fora convi-
dado Joviniano Monteiro pa ra o cargo de redator . 

Destinado a circular como semanario, nao o conseguiu 
a folha senao ate o segundo numero . Nem pode ter existen-
cia mais prolongada, divulgando sua quar ta e u l t ima edigao 
a 25 de agosto. 

A par de editorials, como "Definigao do comercio, sua ori-
gem, progresso e utilidades", e dos "Apontamentos", assina-
dos pelo segundo redator, O Leao do Norte inseriu transcri-
goes de l i tera tura e historia, alguns versos, inclusive de Vi-
toriano Palhares, e "Publicagoes a pedido" (Bib. Piib. Est.;. 

O SANT4 CRUZ — Periodico Catolico Consagrrado aos 
Ne^ocios Reli^iosos — Sob os auspicios da Mae de Deus Ima-
culada — Iniciou a circulagao a 1° de setembro de 1860, para 
publicar-se todos os sabados, formato de 30x22, com quatro 
paginas de duas colunas. Constava do Expediente: "Rece-
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bem-se assinaturas em Olinda, rua do Passo Castelhano, 2; 
Boa Vista, rua da Gloria no . . . ; Santo Antonio, no Conven-
to do Carmo, padre-mestre Moura; Recife, rua dos Guarara-
pes no. . . Subscreve-se a 2S000 por trimestre para Recife e 
Olinda; e 2$500 para os outros lugares, pagos adiantados". 

A "Introdugao", assinada pelo redator, Conego Joao 
Crisostomo de Paiva Torres, declarou, inicialmente: "Desde 
muito que este vasto Bispado se ressente da falta de uma fo-
Iha propriamente eclesiastica, consagrada a t ra tar dos ne-
gocios religiosos. Esta falta, e verdade, tem sido reparada 
em diversas epocas, por alguns periodicos dedicados ao mes-
mo fim; porem tiveram pouca duracao. Ocorrendo-me a 
ideia de publicar um jornal com a epigrafe O Santa Cruz, 
nao tenho em vista outro interesse que a instrugao do povo, 
cuja maior parte labora na grande indigencia de conheci-
mentos religiosos, e por isso mesmo no abandono dos deve-
res que a religiao prescreve". 

Lia-se noutro topico: "Como jornal eonsagrado a reli
giao, nele serao inseridos todos os artigos religiosos, cuja 
doutrina for puramente catolica e cuja linguagem for clara 
e instrutiva; como tambem as Pastorals do Exm^. e Rev°. 
Prelado, o expediente do Bispado e noticias religiosas". 

Cumpriu a risca o programa, as vezes incluidas poesias, 
mas sempre de inspiragao mistica. Ate o no 15 impresso 
na oficina do Diario de Pernambuco, transferiu-se para a 
Tip. Comercial, de Geraldo Henrique de Mira & Cia., situa-
da a rua Estreita do Rosario no 12. 

A publicagao estendeu-se, pelos menos, ate o n° 62, de 
30 de novembro de 1861 (Bib. Nac. e Bib. Piib. Est.) (1) . 

O ATHLETA — Jornal Politico e Militar — Em formato 
de 29x18, com quatro paginas de duas colunas de composi-
gao, surgiu a 20 de outubro de 1860. Bissemanario, assina-
va-se a 1$000 por mes, custando o exemplar 100 reis. Im-

(1) Colegao salteada, a da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Piiblica 
do Estado so possui dois comprovantes: os ns . 3 e 31. fiste, datado de 30 
de margo de 1861, foi dado por Alfredo de Carvalho, nos "Anais", como 
ultimo divulgado, fazendo-o, alias, in ter rogat ivamente . No seu livro 
"Letras Catolicas em Pernambuco" , o conego Alfredo Xavier Pedrosa foi 
incisivo no erro, dizendo que O Santa Cruz "suspendeu em margo de 
1861"... 
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pressao da tipografia de Inacio Bento de Loiola, a rua da 
Praia no 47, sendo um dos redatores o cadete Tude de An-
drade Gomes (1) . 

No artigo-programa, escreveu a redagao que "o grau de 
ilustragao de um povo e cartas circunstancias peculiares do 
movimento jornalistico da imprensa" reclamavam "a diver-
sidade de gazetas"; dai, a utilidade de um periodico "para 
discutir as questoes politicas e socials", de lei tura acessivel 
ao povo e de menor formato do que os existentes n a orbita 
governamental , acentuando: 

"Nosso fim, pois, e, sob os principios conservadores, cuja 
causa seguimos, ent rar na discussao do que se vai publican-
do por par te de nossos adversarios, retificando os erros de 
suas manifestagoes, esclarecendo os fatos, e assim concorrer 
para que se firme a opiniao publica, l impa e pura de qual-
quer falseamento. 

"A epoca eleitoral e a que, pa ra alguns, e considerada 
mais opor tuna pa ra a difamagao de reputagoes ilibadas; e 
aquela em que os caluniadores e mentirosos procuram fa-
zer fortuna, abusando escandalosamente da credulidade pu
blica e boa fe do povo. Pois bem: tais especuladores nao de-
vem ficar so no campo e a vontade; forga e que aparega a 
contestagao e a repulsa" . 

Logo o jornal iniciou combate aos orgaos adversarios: 
O Liberal Pernambucano, O Vapor dos Traficantes, A Nova 
Era, acusando-os de " tentar a discordia nas diferentes classes 
da sociedade", e o Diario do Recife, ao passo que defendia o 
governo provincial e seus candidatos as eleigoes parlamen-
tares de dezembro. 

Especializado no ataque a oposigao, no improperio e na 
injuria, nao fez out ra coisa O Athleta, em cada u m a de suas 
edigoes, inclusive atraves de mofinas e versos satiricos. Um 
dos seus titulos prediletos era "Os pasquins liberals". Nas-
cimento Feitosa, principalmente, d'O Liberal Pernambucano, 
era alvo do mais t remendo ridiculo por parte do irrequieto 
jornal, assim como os redatores d'O Vapor dos Traficantes 
e d'A Nova Era. 

(1) Inacio Bento de Loiola nao foi redator d'O Athleta, conforme 
registara, interrogativamente, Alfredo de Carvalho. 
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Publicado regularmente ate 24 de novembro, o numero 
seguinte, 11°, so apareceu no dia 29 de dezembro, excepcio-
nalmente com oito paginas. Nele se narrou o motivo da in-
terrupgao — "causas nao esperadas", condenando o "odio 
politico" dos liberals, os quais teriam preparado, pela sua 
imprensa, "uma opiniao publica ficticia que pudesse gritar 
contra homens que nenhuma parte tiveram no espancamen-
to de Modesto Francisco das Chagas Canabarro". fi que 
ocorrera, em consequencia desse fato, a prisao ilegal, arbitra-
ria "de tres cidadaos dignos" (apesar de afeicoados a situa-
cao dominante), pelo menos um deles pertencente ao corpo 
redacional d'O Athleta, os quais foram processados e logo 
mais postos em liberdade. 

A edicao em aprego divulgou diversos documentos do 
processo, terminando com artigo sobre as eleigoes do dia se
guinte, cuja chapa do Partido Conservador indicava. 

For estranha coincidencia, nao circulou mais O Athleta, 
precisamente quando se encerravam as atividades do seu 
opositor — O Barco dos Traficantes, redigido pelo jornalista 
agredido (Bib. Pub. Est.). 

1861 

A VERDADE — Semanario Religiose e Cientifico — Ini-
ciou sua existencia a 26 de fevereiro de 1861, formato de 
31x22, com oito paginas a duas colunas de 16 ciceros. Fazia 
parte do grupo do Diario do Recife, em cuja tipografia se im-
primiu, ao lado d'O Monitor das Familias, vindo depois O 
Ramalhete, tudo sob a direcao de Filipe Neri Colaco. Na rua 
do Imperador no 77, onde ficava a redagao, contratavam-se 
assinaturas trimestrais a 5$000, "havendo, alem disso, mu-
sicas, figurinos, retratos, vistas, modelos de labirinto, etc. , 
e t c . " 

Sem editorial de apresentagao, encheu todas as paginas 
com tres longos artigos sobre temas gerais, dois deles conti-
nuando no numero seguinte. E manteve tal padrao, espe-
cializando-se em transcrigoes. Inseriu uma unica poesia, as-
sinada por Edmundo de Bittencourt. 
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Circulando quase mensalmente, em datas indetermina-
das, a sexta e ultima edigao saiu no dia 8 de junho, com 
um total de 48 paginas, em numeragao seguida. 

Como OS demais periodicos da empresa, A Verdade tra-
zia, na segunda metade da oitava pagina, uma vinheta ilus-
trativa, dentro da qual se continha o Expediente e, aos lados, 
em colunas estreitas, a segao "Maximas e Pensamentos" 
(Bib. Pub. Est.). 

O CONSTITUINTE — Prinsipios, e nao omens (1) — 
Redigido por Antonio Borges da Fonseca, entrou em circu-
lagao no dia 2 de marco de 1861, obedecendo ao formato de 
28x18, com quatro paginas de duas colunas largas. Sob o 
titulo, OS versos: 

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

Maldito o que deixa 
A Patr ia sofrer 
E pra defende-la 
Nao sabe morrer!" 

(Do Grito Nacional (do Rio de Janeiro), 
de 30/7/1852). 

Impresso na Tip. Imparcial Pernambucana, de Elias M. 
F . de A. Maranhao, a rua de Horta n° 14, anunciou que se 
assinava a 5$000 por quatro meses, custando o exemplar 160 
reis. Dizia um Aviso da ult ima pagina: " . . . s a i r a duas ve-
zes por semana; quando os recursos o permitirem, tres e 
mesmo diar iamente". Esperava adotar o padrao de oito pa
ginas . 

Tambem na ultima pagina, sob o titulo "Um pedido", 
vinha o seguinte: "Nao podendo nos estarmos em todos os 
lugares da provincia, e outros, pois nao temos o dom da ubi-
quidade, rogamos a todos quantos sofrerem vexagoes da au-
toridade nos comuniquem para reclamarmos contra suas 

(1) Tal era o tipo de linguagem fonetica criado por Borges da Fon
seca, que ele usava em tudo o que escrevia. 
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violencias". M a s . . . que averiguassem bem os fatos, "por-
que a ment i ra e muito funesta a causa do povo e a sua liber-
dade . O homem e tanto mais forte quanto mais t ranqui la 
a sua consciencia; e esta nao pode ser per turbada pela men
t i ra" . 

Consoante o editorial de apresentacao, firmado pelo re-
dator linico, o objetivo da gazeta estava expresso no sen tl-
tu lo . A bandeira da Constituinte fora embrulhada, desde 
1859, per "um golpe audacioso e atrevido", que a riscara "do 
estatuto da Sociedade Liberal Pernambucana" . O momento 
para prosseguir n a propaganda era, portanto, chegado. Dai 
o aparecimento d'O Constituinte. 

Seguiu-se ao artigo, a que dera o titulo "Ao Pais", uma 
resposta de Borges da Fonseca, em tres paginas, ao Mani
festo de dezembro preterito, dos "padres conscritos", no qual 
u m a ala de politicos conservadores se voltava contra os des-
mandos do seu partido entao no poder, pedindo-lhe coadiu-
var em prol da eleicao, a Assembleia Geral, de candidates 
de "bons principles". Claro que e jornalista repeliu a ideia 
de trocar uns conservadores per outros conservadores, cens-
ta tada come estava, segundo ele, a sua incapacidade na ad-
ministragao piiblica. 

Na edigao seguinte voltou-se contra o escarneo votado 
ao povo pelos maierais do peder, advertindo "Aos pernam-
bucanos": " 6 ! ja e tempo de tomar contas a este governo 
que nes despreza e ousa mandar , constantemente, para go-
vernar as provincias, reizotes com direito de vida e de morte". 

"Come u m homem — acentuou — nos levantemos te-
des para reconquistarmos nossa ant iga independencia local, 
e fagamos que outra vez se chame a Pernambuco — Leao do 
Norte!" Em conclusao: "A Constituinte, e so a Constituinte 
pode salvar o Brasil!" 

Noutre artigo — "O partido aulice e as provincias" — 
aludia ao "escandalo" de se mandar pa ra e governo pernam-
bucane u m "Ambrosio Leitao da Cunha, cuja celebridade 
toda esta em nao saber assinar seu nome" . 

Nae deixando de mencionar, a todo proposito, "a glorio-
sa revolucjao de 1848", focalizava o periodico, em vastos edi
torials ou comentarios ligeiros, a situagao do pais e da pro-
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vincia em face da corrugao, da imoralidade e do desperdicio 
dos dinheiros publicos, pregando a necessidade de ser refor-
mada a Car ta Constitucional em vigor. 

No no 7, sob o titulo "Modificagoes politicas", focalizou 
a liga par t idar ia organizada mediante a conjugagao de li
berals e conservadores, declarando ficar n a expectativa. Nas 
edicoes posterlores, porem, condenou, longamente, a nova 
politica, o desorezo votado aos principios liberals, l amentan-
do o desapareclmento d'O Liberal Pernambucano, que "mor-
reu nos bracos dos guablrus" (no 8) . Nessa ordem de idelas, 
acentuou (n° 10): "Os liberals querem um regime social 
mais garantldor, mals descentralizado, mais popular" . 

O Consti tuinte apelava, de quando em quando, para a 
boa vontade dos assinantes, a flm de nao re tardarem mais 
o respectivo pagamento, u m a vez que a empresa nao dispu-
n h a "de caoltals para ccorrer as desoesas da oublicacao". 
E, diante de u m a sltuacao flnanceira que nao, consegula 
equilibrar-se, termlnou os seus dias com aquele n° 10, data-
do de 13 de abril (Bib. Pub. Est . ) . 

O RAMALHETE — Arquivo Literario e Recreativo — O 
prlmeiro numero saiu a 12 de marco de 1861, em formato 
de 31x22, com oito paginas, sendo quatro de chars:es em 11-
togravura . Pertencla ao grupo do Diario do Recife, obede-
cendo a identico expediente e sob a diregao de Filipe Neri 
Colago. 

Publicaram-se cinco edigoes, de quinzena em quinzena, 
a u l t ima das quais da tada de 18 de maio, somando tudo 40 
paginas, numeradas seguidamente. 

Inseria extensos artigos, quase sempre cont inuando no 
numero seguinte, a realgar o estudo "Li tera tura Brasileira", 
de J . Norberto de Sousa Fllho. Assinaram poeslas Henrique 
Autran Junior e Jose da Sllva Mendes Leal Junior . Cola-
boragao, em prosa, ainda, do Dr . Ivan, transcrigoes e t ra-
dugoes (Bib. Piib. Es t ) . 

O Ramalhete voltou a aparecer a 13 de agosto do mesmo 
ano, feito "Periodico Literario e Critico I lustrado", apresen-
tando desenhos de L. Schlappriz nas paginas 1, 4, 5 e 8. 
Nao cont inuou. Da referida edigao nao resta comprovante, 
sendo o informe colhido em Alf. de Carvalho (obra c i tada) . 
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O COMMERCIAL PERNAMBUCANO — Destinado a pu-
blicar-se bissemanalmente, saiu a lume no dia 20 de maio 
de 1861, formato de 28x19, com quatro paginas de duas co-
lunas largas. Trabalho material da Tipografia Pernambu-
cana, de Joaquim Manuel de Carvalho, situada no Largo do 
Forte (atual Praga das Cinco Pontas) no 49. Assinaturas: 
3$000 por 24 numeros. Prego do exemplar — 200 reis. 

Tinha em vista, segundo o artigo de apresentagao, 
"prestar um grande socorro ao Comercio, Agricultura e Ar-
tes, unicas fontes que podem enriquecer um pais". Apos 
longas consideragoes, concluiu por declarar-se alheio a po-
litica partidaria. 

Outro enorme editorial focalizou a "Industria", dedican-
do o espago restante ao problema das falencias, com a reco-
mendagao de, na edigao subsequente, trazer a furo "mama-
tas 6 imoralidades" no setor em aprego. 

Embora a inexistencia dos demais comprovantes, a pu-
blicagao prosseguiu, pelo menos, ate o no 9 (1), de 18 de ju-
nho, cujo primeiro artigo redacional condenou os "fatos 
monstruosos" praticados "com o comercio geral desta ca
pital", sugerindo serem os autores chamados a responsabi-
lidade. Outro, ocupou-se de "fatos escandalosos" das mas-
sas falidas: "uma sucia de urubus, avidos de fome". Um ter-
ceiro aludiu ao interesse dos leitores em descobrir a identi-
dade dos redatores da gazeta, tao bem informados dos casos 
trazidos a baila. A edigao terminou com uma coluna noticio-
sa (Bib. Piib. Est.) 

O LIDADOR ACADEMICO — Cientifico, Literario e Re
ligiose — Surgiu a 10 de junho de 1861, em formato de 23x16, 
com 16 paginas de duas colunas, impresso na Tip. Comer-
cial, a rua Estreita do Rosario no 12. Sob a diregao do pro
fessor Tarqulnio Braulio de Sousa Amarante, seu corpo re
dacional estava assim constituido: Parte Cientifica — Salus-
tiano da S. Cajueiro de Campos, Ezequiel Franco de Sd, 
Firmino Liclnio da S. Soares e Francisco Rodrigues Seixas; 
Parte Religiosa — Joaquim Guenes da S. Melo, Joaquim Jo
se do Monte Junior e Joao Tome da Silva Junior; Parte Li-

(1) Do registo de Alfredo de Carvalho, constou, apenas, o "n" 1 e 
unico". 
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terar ia — Antonio Joaquim de Passos, Pompllio Cavalcanti 
de Melo e Aristides de Paula D . Mar t ins . 

Rezava o expediente: "Saira nos dias 10, 20 e 30 de cada 
mes, constando cada numero de 16 paginas. Assinaturas por 
mes — 1$000; por t r imestre — 3$000. Os artigos serao su-
jeitos a corregao da comissao da par te a que per tencerem. 
Os lugares destinados pa ra recepgao de ass inaturas sao: Li-
vraria Economica, de Nogueira & Cia. , Livraria Universal, 
de Oliveira & Guimaraes, e nesta t ipografia". 

A publicagao foi langada atraves de substanciosa " In-
trodugao" de tres paginas, onde F . L. fez o elogio da im-
prensa, dela dizendo, inclusive, que era, "para a ordem in-
telectual, o que o vapor e a eletricidade sao p a r a a ordem 
moral", e que o jornal era " u m a necessidade pa lmar pa ra 
a sociedade". 

Aduziu o orgao dos segundanistas de Direito: "Assim, 
pa ra acompanhar o benefico movimento literario que, nesses 
ultimos tempos, parece se operar em nosso pais, e que nos, 
humildes neofitos das letras, entregamos hoje ao dominio 
publico O Lidador Academico, com a triplice missao de dis-
cutir s imul taneamente a Ciencia, a Li te ra tura e a Religiao". 

A edigao inicial inseriu longos estudos de Firmino Li-
cinio e Joaquim Guenes e u m a poesia de Antonio J . de Pas
sos, terminando com alguns "Pensamentos" . 

Apresentando como divisa a frase de Bacon: "Transi-
bun t dies, augebi tur scientia", a revista circulou normal-
mente, presentes novos colaboradores, como Guerreiro de 
Castro e F . Xavier de Sa, em prosa, e A. A. de Noronha e 
M. F . G. C. Doria, em versos, afora as produgoes da tur -
m a da redagao. 

Perfazendo o total de 208 paginas, em numeragao se-
guida, findou o ano com o no 12, datado de 30 de setembro, 
no qual a redagao se despediu, em artigo, dos leitores (Bib. 
Nac. e Bib. Pub. Est.) (1) . 

O PURITANO — Periodico Politico e Noticioso — Obe-
decendo ao lema "A pessoa do Monarca e inviolavel e sagra-

(1) A colecao da Biblioteca Publica do Estado atinge, apenas, o sex
to numero, de 30 de julho. 
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da! Viva o Imperador!", iniciou-se essa publicagao no dia 
10 de julho de 1861, formato de 36x25, com quatro paginas 
a tres colunas de 16 ciceros. Constava do cabegalho, a direi-
ta: "Enfants des hommes! jusques a quand porterez-vous 
les coeurs assou pis? Quand cesserez-vous de courir apres le 
mensonge et de vous passioner pour le neant!!" (Ps. IV. 
3) . Bissemanario, imprimiu-se em tipografia propria, situa-
da a rua dos Prazeres no 11, tendo como editor-responsdvel 
Felix Jose Pereira. Redagao no Patio de Santa Cruz n^ 70, 
sobrado. Assinaturas a razao de 3$000 por serie de 24 nu-
meros. 

Escreveu o editorialista, ao tragar o programa da f61ha: 
"O extremo alvorogo e profunda sensagao que nos tem cau-
sado a negra traigao feita ao Partido Liberal, pelos seus fin-
gidos e supostos chefes, que acabam de fazer alianga ou liga 
com homens eminentemente adversos aos direitos do povo, 
cingindo-se a canga do mais encarnigado inimigo do antigo 
partido praieiro, o sr. Marques de Olinda, e que nos atraiu 
a arena do jornalismo". 

Mais adiante: "O Puritano respeita e acata a pessoa do 
Monarca como inviolavel e sagrada; a Constituigao politica 
como lei fundamental do Estado, e as instituicoes do pals; 
mas erguera bem alto a sua voz quando vir a perfidia, a ca-
liinia, a infamia, o erro e anarquia assoberbar o colo para 
suplantar e inverter a ordem natural das co isas . . . " 

Depois de outras consideragoes: "Nao tem compromis-
so com pessoa alguma; une e abraga a bandeira do Partido 
Conservador com todo o seu puritanismo, pois reconhece ser 
o linico partido politico que tem uma posigao definida entre 
OS filhos da sociedade brasileira". 

Dedicou-se o periodico, quase que exclusivamente, a ata-
car OS liberais constitucionais, a liga feitosista e "a lingua-
gem atrevida" d'O Constitucional, em sucessivos editorials 
e na satira contundente das "Cartas" do Capitao Gola, a par 
da transcrigao de discursos parlamentares de politicos con-
servadores e de Comunicados assinados por Um do Povo, Um 
Pernambucano, O Coronal Pemeta, O Imparcial e T. C. 
fiste ultimo assinava, igualmente, os artigos redacionais, al-
ternando com C. M. Na segao "Variedade", divulgou-se a 
serie de comentarios "As revolugoes", de P . Francelino Gui-
maraes. 
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Em seus n s . 27 e 28, O Pur i tano regozijou-se com a sus-
pensao do contendor O Constitucional. T . C. entrou a deitar 
artigos filosoficos e doutrin^rios, sobretudo defendendo a ne-
cessidade da instrugao religiosa e da moral publica. Ocor-
reram trabalhos de colaboragao do conego Pinto de Campos 
e de Antonio Caitano Seve Navarro, e a redagao deu franco 
apoio a chapa conservadora para juizes de paz da freguesia 
da Boa Vista, nao sem deixar de investir contra a liga fci-
tosista. 

Longas transcrigoes vieram a a r rematar a existfincia da 
gazeta conservadora, cujo derradeiro numero, o 48°, circu-
lou a 28 de dezembro. T . C. despediu-se dos "correllgiona-
rios politicos", frisando nao se t r a t a r de "interesses malo-
grados", e que alcangara "a vitoria da causa do Trono, da 
ConstituiQao, da ordem e, consequentemente, da felicidade 
de nosso pais", pois estavam "derrotados completamente os 
anarquistas , os desordeiros, os anti-nacionais, os inimigos 
do Monarca, os ligneiros feitosistas" (Bib. Pub. Es t . j . 

O POLITICO — Jornal de satiras politicas, apareceu no 
dia 24 de julho de 1861, ostentando a divisa: "Ordem. Pro-
gresso. Moderagao. Pa t r ia . Barr iga . Conservacao". Acima 
do titulo via-se curioso cliche de um cofre; caindo-lhe para 
OS lados u m a rede, covo e vara de pescar com anzol; sobre ele, 
um homem de cabeca para baixo, tendo na barr iga vistosa 
faixa, na qual se gravara a palavra Pa t r i a . 

Pretendia, assim, significar, como ficou expresso no edi
torial de abertura, de duas paginas, que "a barr iga e a par te 
mais dist inta do corpo, que a ciencia veio a reconhecer, por-
que tern a a lma seu assento no vent re . Do ventre saindo, 
portanto, todas as inspiragoes da alma, tem-se reconhecido 
o erro da natureza quando colocou a cabega do homem aci
ma da barr iga. Mas o calculo tem de corrigir a natureza, 
e por isso o bom politico deve considerar o seu ventre como 
a par te mais saliente e superior a todos os membros de seu 
corpo". 

Seguiu-se u m a reportagem satiro-humoristica em torno 
da visita, em novembro/dezembro de 1859, do Imperador 
Pedro II a Pernambuco, atr ibuindo ao governo monarquico 
as miserias por que vinha passando a populagao. Findou 
com uma secao de "Maximas, pensamentos, anexins e con-
selhos", que prosseguiu nas demais edigoes. 
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Impresso na Tip . Imparcial Pernajnbucana, de Elias 
Marinho Falcao de Albuquerque Maranhao, a rua de Horta 
no 14, vendia-se o exemplar a 160 reis. A par t i r do n° 3, 
adotou o prego de 500 reis por ass inatura mensal . Era en-
carregado da par te economica o proprietario da oficina gra-
fica. Entre tanto , as duas edigoes finais sairam da tipogra-
fia d'A Ordem, si tuada a rua da Praia no 47. 

Redigido em linguagem joco-seria, toda a mater ia d'O 
Politico constava, em cada edigao, de tres a quatro artigos 
redacionais, onde os conceitos de apoio a ordem e ao pro-
gresso se casavam ao elogio caricato do regime monarquico 
e ao combate a Monarquia. A politica internacional toma-
va-lhe, por outro lado, algum espaco. A certa al tura, a re-
dagao comentou a criacao da liga par t idar ia em Pernambu-
co, para declarar, no fim: "Subindo a liga, sobe o Part ido 
Liberal". Mas, noutro artigo, a 28 de agosto, aconselhava 
OS liberais a esquecerem o poder, frisando: "No pais dos Fi-
dalgos, o povo sera sempre governado pelos Fidalgos". 

O objetivo principal da folha era satirizar os sucessos 
da politica imperial iDrasileira, demonstrando, sobretudo, a 
"paz" que desfrutavam os pernambucanos desde que os con-
servadores estavam no poder e desde que a Coroa mandou 
cortar a cabeca dos revolucionarios de 1817, 24 e 48. . . 

Circulando, as vezes, semanalmente, outras vezes me-
deando espagos mais longos, O Politico teve cur ta existen-
cia, extinguindo-se com o n° 10, que saiu a 16 de outubro 
(Bib. Pub. Est . ; . 

O CAMPEAO — Periodico Politico, Noticioso, Social, 
Critico e Faceto — Entrou em circulagao a 21 de agosto de 
1861, em formato de 30x21, com quatro paginas de duas co-
lunas largas, para continuar com tres normais . Impressao 
da Tip. Popular, a rua Direita n° 86, pertencente a Modesto 
Francisco das Chagas Canabarro, igualmente proprietario 
e redator do jornal . No canto a esquerda do cabegalho, por 
baixo do titulo, lia-se, sob a rubrica "Publicagao e Assina
tu ra" : 

"Nas quartas-feiras e sabados 
Esta folha saira; 
Quem quiser ser assinante 
Adiantado pagara 
Por um ano — dez mil reis, 



142 LUIZ DO NASCIMENTO 

Semestre — cinco e quinhentos, 
Tres mil reis por u m trimestre, 
Custa avulso — reis duzentos" . 

Na extremidade a direita vinha o "Programa": 

"De Cristo a Religiao, 
Do povo a soberania, 
Liberdade, Monarquia, 
De fato a Constituigao 
Sustentar a todo custo 
fi dever do Campeao, 
Sempre firme no seu posto 
Combatendo a corrugao". 

Alem disso, imi "Preambulo" apresentou o periodico "a 
i lustrada e bondadosa, populagao desta heroica cidade do 
Recife", saudando-a na qualidade de "novo orgao da opiniao 
piiblica, devotado mantenedor das liberdades pat r ias e dos 
direitos do povo". Seria a sua missao: "falar a l inguagem 
da verdade, esclarecer aos iludidos e zurzir, de rijo, os vis 
desrespeitadores das leis e da moralidade piiblica". Obede-
ceria, finalmente, aos "principals dogmas — Religiao e Li
berdade" . 

Seguindo o rumo do Vapor dos Traficantes, a folha 
adotou OS principios liberals e identica l inguagem hiperbo-
lica, divulgando palestras politicas; os "reverberos" da Lan-
te rna Magica; longos poemas, ora de fundo moral, ora de 
feigao chistosa, as vezes redacionais, as vezes transcri tos, ao 
passo que os artigos de fundo censuravam a situagao politi-
ca e a liga constitucional ou t i nham carater moralizador e 
doutrinario, ocorrendo series, como "A voz da verdade", "O 
povo", e tc . Nao faltavam, igualmente, "Comunicados", "Va-
riedades", "Publicagoes a pedido" e raros aniincios de pou-
cas l inhas . 

Circulando normalmente , O Campeao chegou ao fim do 
ano com o n^ 28, de 21 de dezembro, pa ra seguir a numera-
gao a 11 de Janeiro de 1862, quando, no art igo "O novo ano", 
fez uma recapitulagao dos governos provincials preterites, 
dizendo que Jose Bento da Cunha e Figueiredo se forrou 
bem com "o contrabando de africanos" e Manuel Felizardo 
de Sousa Melo "passou regalada festa, ajudado de vinte con-
tos . . . " Enquanto isto, o presidente Antonio Marcelino Nu-
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nes Gongalves comegava o ano enfrentando a epidemia do 
colera morbus. 

Entre os meses de margo e abril divulgaram-se inte-
ressantes "Investigagoes literarias", firmadas por L. C. A. 
P . (Araujo Pereira) . Vieram depois as cronicas sobre His-
toria e, na edigao de 16 de agosto, iniciavam-se as "Missivas 
para a Corte", sem assinatura, que se prolongaram ate a 
XIV. A edigao de 3 de novembro, toda em versos, tendo as 
paginas tarjadas, foi dedicada "a memoria do martir da li-
berdade e(m Pernambuco: Joaquim Nunes Machado". Na 
seguinte, ainda se publicou uma "poesia recitada sobre a 
campa do heroi", de autoria de Antonio Joaquim de Passos. 

O T\9 127, de 20 de dezembro, encerrou o ano, arrema-
tando a quarta pagina a quadra abaixo: 

"Boas festas desejamos 
A gente que e nossa amiga, 
Pedindo-lhe que esteja alerta 
Com a senhora — Dona Liga". 

Ainda seguindo a numeragao, a gazeta deu a primeira 
edigao de 1863 a 30 de Janeiro, declarando permanecer "fir-
me e inabalavel em seu posto de honra politico". 

Nos meses a fora, grande espago d'O Campeao foi dedi-
cado a questao entre o Brasil e a Inglaterra, a par da cam-
panha contra a fagao vermelha do Partido Conservador. 
Criou a segao humoristica "A barca ligueira", em prosa e 
verso ao mesmo tempo, enquanto, a aproximagao das elei-
goes de 9 de agosto, auspiciava a vitoria do Partido Progres-
sista, entao no poder. Ocorriam artigos de literatura, por 
M. C. Honorato; de direito, por Caitano M. de Faria Neves, 
e de filosofia, pelo padre Arruda. 

Desde 4 de julho, achava-se a tipografia de Canabarro 
na Praga das Cinco Pontas no 71, por estar arruinada a casa 
da rua Direita, "em consequencia da estagao pluviosa", o 
que deu lugar a certa irregularidade na circulagao do jor-
nal, logo corrigida. 

Sem mais alteragoes, atingiu o no 195, que foi o ultimo, 
a 2 de novembro de 1863 (Bib. Pub. Est.;. 
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O PEDESTRE — Periodico Pequenino e Gostosinho — 
Obedecendo a divisa "Assim. o querem, assim o t enham" , 
apareceu no dia 2 de novembro de 1861 (1), em formato de 
21x14, com quatro paginas de duas colunas. Impresso n a 
tipografia d'O Puri tano, a rua dos Prazeres n° 11, assina-
va-se n a rua do Imperador no 66, a 500 reis por serie de doze 
numeros, pagos adiantadamente , custando o exemplar 60 
reis . 

" . . . v e m a luz — dizia o artigo chamado "Prospecto" 
— provocado pelo O Campeao; por tanto, ha de t ra ta r , como 
ele, da vida alheia; ha de censurar, criticar, ridicularizar 
defeitos e vicios e tambem atacar maldades e crimes, como 
entender" . 

" . . . acrescentaremos que O Pedestre e periodico gover-
nis ta e ha-de, quanto em nos couber, ser razoavel, sincero 
e franco, e ate confiado e atrevido e mesmo afoito quando 
for preciso". 

Teve a folha, cujas edigSes saiam bissemanalmente, u m 
objetivo unico: atacar, na mais ferina das linguagens, a liga 
politica constituida de elementos liberals e conservadores, 
liderada pelo jornalista Nascimento Feitosa, cujos correli-
gionarios, mencionados por apelidos, inclusive Modesto Ca-
fe-le-lele, redator d'O Campeao, eram insultados, ate na pro
pria vida privada, da maneira mais escabrosa. As "Varie-
dades" constituiam-se de versos de sete silabas, jocosos e, 
a lgumas vezes, indecentes. Ate "Aniincios" havia, mas so 
anunciavam o que o maldizente redator chamava "o ridi-
culo" da "liga feitosense". Algumas notas careciam de nexo. 

O no 4 recomendou os candidatos do Part ido Liberal-
-Conservador ao eleitorado, n a disputa para juizes de paz 
da freguesia de Boa Vista. 

Findou com o n^ 5, de 18 de novembro (Bib. Pub. Est . ; . 

A URTIGA — Periodico Pequenino, Saboroso e Dengo-
sinho — Impresso n a Tipografia Popular, circulou, pela pri-

(1) Circulou, realmente, em 1861, mas a tipografia omitiu o ano da 
publicagao, so constando, em todos os numeros, a indicacao do dia e mes. 
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meira vez, a 9 de novembro de 1861, formato de 23x15, com 
quatro paginas de duas colunas. Constava do cabegalho a 
quadra: 

"Se a vil maledicencia nao se peja 
De sair contra nos da imunda lama, 
Ouga — talvez o que ela nao deseja, 
Ouga ou recue — escolha o que mais ama". 

Nascido das "circunstancias da epoca", dizia o "Pros-
pecto" de abertura: " . . . o nosso periodico sera consagrado 
aos relapsos, aos ladroes, aos devassos, aos infames Purita-
nos e Pedestres e a todo o resto da cafila de "guabirus" da 
Boa Vista". 

"A Urtiga tambem critica, censura, ridiculariza defeitos 
e vicios e ataca maldades e crimes", advertindo: "Preparem 
o pelo". 

Circularam, tao somente, duas edigoes do venenoso jor-
nal, cada uma com duas paginas de materia em prosa e duas 
em versos, numa catilinaria tremenda, em estilo joco-serio, 
contra os politicos conservadores do bairro da Boa Vista, sa-
tirizados atraves de apelidos, uma constante do jornalismo 
politico de entao. 

O no 2 foi datado de 12 novembro (Bib. Pub. Est.). 

O LIBERAL — Periodico Politico, Judiciario e Literario 
— Surgiu a 15 de novembro de 1861, formato de 38x26, com 
quatro paginas de duas boas colunas. Redator — Jose da 
Cunha Teixeira. Impressao da Tip. Imperial Pernambuca-
na, de Elias M. F . de Albuquerque Maranhao, a rua de 
Horta no 14, ate o n^ 4, continuando na de Inacio B. de 
Loiola, a rua da Praia no 47. Publicagao bissemanal, subs-
crevia-se a 3$000 por serie de 24 numeros, mediante paga-
mento a boca do cofre, estando a redacao e escritorio insta-
lados na rua do Imperador no 44. Comunicados e Corres-
pondencias de particular interesse pagariam o que fosse con-
vencionado. 

O "Prospecto" de apresentagao focalizou a "lastimavel" 
marcha dos "negocios politicos desta desditosa provincia", 
frisando: " . . . o poder, calcando acintosamente a lei, procu-
ra, com todo esforgo, suplantar os brios pernambucanos, de 
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acordo com u m a oligarquia que tao perniciosa nos tern sido, 
nao recuando, nesse danado intento, diante dos maiores es-
candalos, que revelam a toda luz da evidencia estar o abuso 
convertido em r e g r a . . . " 

Seguiram-se consideragoes em torno da "aflitiva posi-
gao" em que se achavam "o nosso pais e, principalmente, es-
t a infeliz provincia". Seria O Liberal, finalmente, "mais um 
esforgado defensor das liberdades patrias, das garant ias in
dividuals", livre de todo compromisso, so tendo por objetivo 
"a facil observancia da lei" . 

Atacando a "ominosa" administragao provincial de Am-
brosio Leitao da Cunha, que perdurara ate o mes de abril 
t ransa to ; apontando desmandos policiais, o contrabando, ir-
regularidades eleitorais e outros "pontos fracos" da politica 
conservadora, o bem redigido periodico manteve seu progra-
ma, tambem constituido de noticiario local, do Exterior e das 
outras provincias, atraves de correspondencias e recortes da 
imprensa do Sul, quando chegavam navios. 

No n° 12, de 1 de Janeiro de 1862, O Liberal, em artigo 
de saudacao ao novo ano, comentou a "corrugao", o "escan-
dalo", o "cinismo" que marcaram 1861, concluindo por pedir 
a Deus que iluminasse o monarca, fazendo-lhe ver "o abis-
mo" junto ao qual se achava o Brasil . 

Apesar do titulo e da posigao que vinha sustentando con
t r a OS conservadores, o bissemanario nao se permitiu rigida 
vinculagao par t idar ia . Lamentou, na edigao de 8 de Janeiro, 
que "o grande Partido Liberal" nao dispusesse, na ocasiao, 
de um orgao na imprensa, acentuando: "Expelido das urnas , 
perseguido atrozmente por seus adversarios, o Part ido Libe
ral tera de nulificar-se se nao sustentar na imprensa um ex-
tremo defensor de suas ideias e dos direitos daqueles que, 
no meio de sacrificios, prestam adesao a sua causa" . Con-
cluiu declarando que o bem do partido reclamava, imperio-
samente, o reaparecimento do seu orgao. 

A part ir da mencionada edigao, veio o jornal divulgan-
do atos oficiais do governo provincial. Em longo artigo de 
2 de fevereiro, a redagao ocupou-se da passagem do 13° ani-
versario da da ta "em que baixou a sepultura o imortal de-
sembargador Joaquim Nunes Machado", assim concluindo: 
" . . . fagamos votos para que o Part ido Liberal, nao esque-
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cendo seus martires e tendo em vista seu glorioso passado, 
amestrado com as ligoes da experiencia, nao perca terreno 
e procure sempre assumir a maior importancia nos negocios 
publicos". 

Em varios editorias, a comegar de margo, O Liberal fo-
calizou a extingao da Sociedade Liberal Pernambucana em 
seguida a suspensao inexplicavel do seu orgao, O Constitu-
cional, lamentando que isto acontecesse quando "um gover-
no corruto" tudo envidava "para corromper a imprensa". 
Citou o fato de, a mesma epoca, ter o governo abafado o grito 
de dois jornais sulinos, o que levou A Ordeiti, do Recife, a 
avangar que o diario redigido por Nascimento Feitosa "havia 
sido comprado pelo governo". A redagao d'O Liberal punha-
-se a disposigao do Partido para o que fosse necessario, pron-
tificando-se ate a arrendar a tipografia do extinto. Nada, 
entretanto, pode ser feito, e o presidente da dissolvida Socie
dade, o mesmo Feitosa, repeliu tais ataques pelo Jornal do 
Recife. 

Foi colaborador d'O Liberal o cientista Carneiro Mon-
teiro, que debateu importante questao medico-legal, em su-
cessivos e extensos artigos, refutando pontes de vista emi-
tidos pelo dr . Pedro Antonio Cesar atraves das colunas do 
Diario de Pernambuco. Outra colaboragao, porem literaria, 
teve-a do poeta Cezario de Azevedo. Na edigao de 22 de 
maio o famoso bacharel Joao de Barros Falcao de Albuquer
que Maranhao, apelidado Barros Vulcao, divulgou um apelo 
aos pernambucanos e, principalmente, aos comerciantes Por
tugueses, para que subscrevessem meios com os quais ele pu-
desse "restabelecer" a tipografia do Apostolo do Norte, sus
pense em 1854, a fim de "propugnar pela regeneracao dos 
povos contra a t irania", tendo "por escudo o evangelho re-
publicano". 

O Liberal viu-se na contingencia de sustar sua publica-
gao apos o no 48, de 5 de junho de 1862, em vista da censura 
que se arrogou fazer-lhe o proprietario da tipografia e a qual 
nao se submeteu o redator. fiste divulgou, tres dias apos, 
um prospecto intitulado "Ao publico", impresso na Tip. Per
nambucana, no qual esclareceu que a folha fora suspensa 
por haver encontrado recusa para continuar a impressao 
nas demais tipografias. 

Decorridos sete meses, reapareceu — no 1, ano III — a 
16 de Janeiro de 1863, impresso em oficina propria, adquirida 
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por Jose da Cunha Teixeira e instalada n a rua das Mores 
no 3, funcionando o escritorio na rua do Queimado (atual 
Duque de Caxias) no 28, 2° anda r . Nenhuma out ra altera-
gao ocorreu na vida do jornal, que manteve as mesmas ca-
racteris t icas. 

Opondo restrigoes a "pandi lha ministerial de 30 de 
maio", teceu encomios a administragao provincial, exercida 
pelo conselheiro Joao Silveira de Sousa. Logo mais, propor-
cionou apreciavel cobertura da questao naval entre o gover-
no imperial e a Legagao britanica, atraves de editorials, 
transcrigoes da imprensa carioca e artigos originals de Caio 
Graccho, Manuel Pereira de Morals Pinheiro, Eduardo de Bar-
ros e O Cidadao Soberano, em apoio a at i tude do Brasil, de 
repudio a ofensa inglesa (1) . Na par te l i teraria contavam-se 
as "Folhas soltas", cronicas, de Cezario de Azevedo; a "Pa
lestra", com a ass inatura O Cancioneiro, e poesias de Vito-
riano Palhares, ja nao ocupando tan to espago os atos ofi-
ciais, salvantes os de nomeagoes ou demissoes, admitida, en-
tao, u m a pagina de amincios. 

Desde o no 12 da segunda fase, O Liberal circulou tris-
semanalmente, nas tergas, quar tas e sabados. Ao atingir o 
no 25, constou do cabegalho o seguinte corpo redacional: 
Francisco Antonio Cezario de Azevedo, Jose Roberto da Cu
n h a Sales, M. P . de Morals Pinheiro e Jose da Cunha Tei
xeira, sendo encarregado do escritorio Demetrio Rodrigues 
Leite. 

A gazeta abragou a nova politica da liga formada entre 
liberals e conservadores, sob a denominagao de Part ido Pro-
gressista e esquematizada pelo grupo do jornalista Nasci-
mento Feitosa. Bater-se-ia, assim, ao lado dos novos prin-
clpios, pela reforma dos codigos, pela agricultura, comercio, 
artes, industria, instrugao publica e melhoramentos mate
r ials . Seguiu nova Jornada, sem deixar, contudo, de comba-
ter a oligarquia que imperava, havia 14 anos, em Pernam-
buco. 

(1) O Liberal, edigao de 13/2/1863, registou o seguinte gesto de pa-
triotismo: " . . . a Presidencia da Provlncia deu ciencia ao Governo Impe
rial do oferecimento, que fez o sr. Jos6 Rodrigues de Morals, de todos 
OS seus recursos e fortuna, e bem assim de 100 homens, de seus parentes 
e moradores em suas terras, armados, municiados e sustentados a sua cus-
ta, para servirem ao pais, se porventura vier a ter lugar a guerra entre 
o Brasil e a Inglaterra". 
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Na edigao de 21 de julho desaparecia do cabegalho a no-
inenclatura dos redatores, ficando, apenas, como dantes, o 
nome do proprietario, ao passo que a publicagao voltava a 
fazer-se duas vezes por semana. No niimero imediato, a re-
dagao repeliu invectivas d'O Progressista, do qual, por sua 
vez, se afastou o prof. Francisco de Paula Batista, passan-
do a divulgar seus artigos na folha tao cedo desligada da 
n6vel agremiagao partidaria, ou seja, n'O Liberal. 

Algum tempo depois, o empedernido praieiro Jeronimo 
Vilela de Castro Tavares iniciava (edicao de 3 de outubro) 
uma serie de Comunicados, condenando a "liga do sr. Pais 
Barreto com o sr. Feitosa". Contra este ultimo veio a ma-
nifestar-se tambem o professor Aprigio Guimaraes. Enquan-
to isto, voltava Jose Roberto da Cunha Sales a redagao, de 
onde houvera saido meses antes . Nao teve mais limites a 
critica, nao so redacional, mas assinada, a atuagao, consi-
derada anti-liberal, de Nascimento Feitosa. 

Terminado o ano com o no 97, de 30 de dezembro, reen-
cetou-se a publicagao a 12 de Janeiro de 1864 — n^ 1, ano 
rv , — como "orgao do Partido Liberal", mantendo a seguin-
te tabela de assinaturas: ano (adiantado) — 10$000; semes-
tre — 5S000; trimestre — 3$000; para o centro e provincias: 
12$000, 6$000 e 4$000, respectivamente. 

Reconstituido, que foi, o Partido Liberal, sua diregao 
deliberou designar o seguinte corpo redacional para encar-
regar-se dos trabalhos do jornal: Jeronimo Vilela, Joaquim 
de Aquino Fonseca, A. R. de Torres Bandeira, M. P . de 
Morals Pinheiro, A. J . da Costa Ribeiro, Jose da Cunha 
Teixeira (o redator permanente) , Antonio de Vasconcelos Me-
neses de Drumond, Aprigio Justiniano da Silva Guimaraes 
e Diodoro Ulpiano Coelho Catanho. Ao mesmo tempo, os li
berals genuinos davam como extinta a liga que dera como re-
sultado o Partido Progressista. Declarou, a proposito, o pri-
meiro editorial de 1864: 

"A liga foi um partido transitorio, foi uma opiniao de 
momento, que, semelhante ao raio, destroi e nao constroi; 
aniquila, mas nao cria, e em verdade tantos males fez, prin-
cipalmente a nossa provincia, que foi, com mais pressa do 
que era de crer, arrenegada, amaldigoada pela populacao 
em peso, deixando-nos apenas o fruto benefico da reorgani-
zagao do Partido Liberal puro sobre bases solidas e escoima-
do das mat6rias estranhas que entorpeciam a sua marcha" . 
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Importante producao literaria comegou a divulgar O 
Liberal, em seu n° 4 do ano IV, da autoria de M. P. de Mo
rals Pinheiro, sob o titulo "O vigario Francisco Ferreira Bar-
reto e o padre Miguel do Sacramento Lopes Gama", prolon-
gando-se a serie por varias edicoes. A partir do n° 25, de 19 
de abril, a diregao administrativa da empresa foi exercida por 
Leodegario Antonio de Oliveira. 

Circulando ora uma, ora duas vezes por semana, O Li
beral veio a suspender sua publicacao ao editar o no 63. de 
12 de novembro de 1864, forgado por dificuldades e emba-
ragos. 

Vinha a redacao atacando o governo de Domingos de 
Sousa Leao. Chegou a dar-lhe, na edicao de despedida, o 
qualificativo de "um dos mais infelizes presidentes que tem 
tido esta desditosa provincia". 

Quase um ano transcorrido, estava, novamente, na lica 
o "periodico politico e noticioso", outra vez "orgao do Par-
tido Liberal", que assim reassumia "o seu antigo posto na 
imprensa", em defesa "dos principios que constituem a sua 
bandeira", saindo o no 1 do ano V no dia 2 de outubro de 
1865. Como unica alteracao, mudara-se a tipografia para a 
Travessa do Carmo n^ 4, correndo as assinaturas so por tri-
mestre, ao preco inicial. Predominou, desde ai, em suas co-
lunas, a cobertura, noticiosa e atraves de comentarios, da 
guerra entre o Brasil e o Paraguay, que irrompera meses 
antes. 

Verificado o falecimento do jornalista Jose da Cunha 
Teixeira, a empresa permaneceu sob a administracao de Leo
degario. Findo o ano, O Liberal continuou sua meta em 
1866, ano VI, sem interromper a numeracao iniciada na ul
tima fase. E prosseguiu o programa de defesa do Partido 
Liberal e de ataques a politica ligueira mantenedora do Par
tido Progressista. 

Meses decorreram, ate que, atingido o no 72 (2), de 22 
de dezembro de 1866, ficou suspensa a publicacao, com a 
promessa de voltar no ano seguinte, o que nao pode ser cum-
prido (3) (Bib. Ptib. Est.). 

(2) Nao o n° 73 como consta dos "Anais". 
(3) Outro O Liberal surgiu em agflsto de 1868, mas de publicagao 

diaria, cuja historia consta do Vol. II desta obra, subtltulado "Diarios do 
Recife — 1829/1900". 
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1862 

A RELIGIAO (1) — Periodico Religiose e Cientifico — 
Fundado no mes de abril, para circular semanalmente, so 
foi possivel manusear o n° 4, que teria sido o ultimo, datado 
de 10 de maio de 1862. Apresentou apenas duas paginas 
(uma fdlha impressa dos dois lados), formato de 30x20, a 
tres colunas de 12 ciceros, sendo o trabalho material da Ti-
pografia Comercial, a rua Estreita do Rosario no 12. 

A edigao inseriu, apenas, dois artigos, a saber: "Regras 
a favor da religiao e contra os abusos da juventude viciada" 
e "Esbogo sobre a devogao do mes de Maria", ambos sem as-
sinatura, ambos terminando com a indicagao de continua-
rem noutro numero do jornal . A coluna do fim foi ocupada 
pela poesia "Ao mes mariano", por transcrigao (Bib. Piib, 
Est .) . 

A SITUAQAO — Jornal Politico e Reliffioso — Apareceu 
no dia 7 de julho de 1862, formato de 38x28, com quatro pa
ginas de tres colunas largas . Impresso na Tipografia Co
mercial, de Geraldo H. de Mira, assinava-se a 4$000 trimes-
trais, devendo circular semanalmente . Redagao atribuida 
aos quartanis tas de direito Paulo de Albuquerque Au-
t ran , Manuel Barbosa de Araujo, M. B . de Sousa Leao e L. 
B . C. de Albuquerque. 

Apresentou-se "ao estadio da imprensa" com um bem 
elaborado editorial de pagina e meia, assim resumindo sua 
profissao de fe: "Religiao. Autoridade forte. Monarquia 
prestigiosa. Lei. Conservagao e progresso". 

Seguiram-se outros enormes artigos redacionais, um de
les elogiando o Ministerio de 2 de margo, que deixara o poder; 
outro, de carater doutrinario da religiao Catolica, e o ulti
mo sobre a heterogeneidade da Liga ou Partido Progressista. 

Continuou, nas edigoes seguintes, a messe de estirados 
editorials, comegando, no no 3, a colaboragao de Scevola, pro-
cedente da Corte, e a transcrigao do estudo "A t r ibuna e a 

(1) Nao registado no livro "Letras Catolicas em Pernambuco", do 
Conego Xavier Pedrosa (Cruzada da Boa Imprensa, Rio, 1939). 
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imprensa" . Vieram depois os "Ensaios politicos". Ja no n^ 
7, iniciaram-se duas series de artigos, que ficaram sem con-
cluir: um focalizando o fracionamento do Part ido Conser-
vador em fungao do aparecimento da Liga, e o outro de a ta-
que aos pseudo-liberais. 

O no 7, datado de 8 de setembro, foi o ul t imo publicado 
(Bib. Pub. Est.) (1) . 

A URTIGA — Dest inada a disti'ibuir-se gra tu i tamente , 
saiu a lume no dia 11 de julho de 1862, obedecendo ao for-
ma to de 23x15, com quat ro paginas de duas colunas . Im-
pressa na Tipografia Popular, a rua Direita no 86, devia cir
cular em dias indeterminados, tendo como responsavel Gal-
dino Francisco do Rego Fer rugem e Sa (1 A). Trazia, sob o 
ti tulo, a quadra abaixo: 

"Todos tem o seu programa, 
Tambem o meu devo ter: 
E esfregar com Urtiga 
A qualquer que o merecer" . 

Toda a edicao foi ocupada pelo artigo "Ao publico — O 
sr . Araripe em face dos negocios da comandi ta" , focalizan
do a falencia, considerada lesiva, da sociedade comandi tar ia 
Amorim, Fragoso, Santos & Cia. , firma, esta, e advogado, 
aquele, acerbamente atacados pelo redator . 

Nas mesmas condicoes circulou o segundo numero, no 
dia 19, nao mais aparecendo (Bib. Piib. Est . ) . 

REVISTA MILITAR — Apresentando-se no formato de 
37x27, com quat ro paginas de tres colunas a 16 ciceros, en-
t rou em circulagao no dia 12 de julho de 1862, impresso (o 
jornal , nao revista) n a Tip . Imparcial Pernambucana , a rua 
de Horta no 14. Lia-se sob o ti tulo, com a ass ina tura de Fre-
derico, o Grande: "A guerra e u m a ciencia pa ra os homens 
de genio, u m a ar te pa ra os mediocres e u m oficio pa ra os 
ignoran tes" . Em larga faixa, logo abaixo, vinha o Expedi-

(1) Apesar de tao poucos numeros, e incompleta a colegao manu-
seada. 

(1 A) Alfredo de Carvalho (obra citada) atribuiu, por engano, a res-
ponsabilidade de Ferrugem e Sa a outra Urtiga, estudada em pagina an
terior deste volume. 
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enter a publicagao ocorreria aos sabados e quartas-feiras. 
Tabela de ass inaturas : ano — 17$000; semestre — 9$000; 
t r imestre — 5$000; mes — 2$000. Folha avulsa — 320 reis . 
Recebia publicagoes ineditoriais sob ajuste; anuncios a 80 
reis por l inha e 40 reis pela repetigao. 

Segundo o "Prospeeto" de abertura, destinava-se a gaze-
t a a suprir a falta, no Recife, de u m a publicacao esneciali-
zada, para divul8;ar "ordens, avisos, leis, alvaras, decretos e 
mais regulamentos" das corporacoes militares, bem como a 
advogar "os seus brios e os seus interesses". Daria "ex«<-a 
noticia dos movimentos belicosos, nao so da "Corte como das 
provincias", constituindo-se em "defensora do Exercito. da 
Armada, da Guarda Nacional, Presidio de Fernando de No-
ronha, Colonias, Arsenais. Fortalezas, Obras Militares. Ca-
pi tania do Porto, Quarteis, Destacamentos, &, &, ate do Cor-
po Policial". 

Seguiram-se n m a "Declaracao" e u m a "Advertencia" a 
respeito do profframa a ser observado nelo periodico. que nao 
era "maqu ina de descompor ninguem", a segunda das auais 
de autor ia de Rhuvbarbo; alem das secoes "Jurisprudencia 
Militar", "Variedade" e "Charadas" . 

Obedecendo ao programa enunciado (1), a Revista Mi
litar so inseriu, nas suas colunas, mater ia alusiva, seja reda-
cional. seja nas segoes de Comunicados e Correspondencias, 
estas as vezes assinadas por Francisco Carlos Brandao, Luiz 
Francisco Teixeira e outros, em geral militares, que apresen-
tavam reclamagoes ou reivindicagoes, ou por pseudonimos, 
tais como: Um Brasileiro, O Capelao do Cortio, O Sineiro da 
Soledade, Rhuybarbo, Um homem do Povo, O Joca, e tc . , nao 
faltando ate a lguma poesia guerreira, inclusive de Vitoria-
no Palhares, Modesto Canabarro e A. S. P . de Barros . 

Embora despreocupada da politica, abriu sua edicao de 
29 de novembro com u m a nota, n a qual esclarecia: "Como 

(1) " . . . longe de chegar ao fim para que foi criada, posso asseverar 
que nao passa de uma pobre folha de papel, repleta de teimos empolados, 
eloquencia tirada a saca-rolhas, periodos sem conexao alguma, o que me 
faz crer que o redator e um excelente plagiario" — escreveu O Sentinela 
da Literatura, n'O Campeao, de 26/7/1862, sob o titulo "Duas palavras a 
cerca da gazeta Revista Militar", artigo tao longo, de critica, que prosse-
guiu em outras edigSes. 
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militar, dever nosso e seguir o governo e par t i lhar a politica 
que ele inaugura e adota", acrescentando: " . . . d e c i d i d a a 
tomar par te nas lides da atualidade, nao pode deixar de se 
declarar ligueira". 

A Dartir do sexto numero, a folha deixou de ser bissema-
naria , para circular ora u m a ora duas vezes por quinzena. 
Medeou espago maior entre os numeros 24 e 25, que sairam, 
respectivamente, a 20 de dezembro e a 10 de Janeiro de 1863. 

Prolongou-se a existencia do orgao de defesa dos mili-
tares, nem sempre bem redigido, ate o no 32, de 28 de feve-
reiro, sendo responsavel pela publicacao o tenente Joaquim 
Jose dos Santos Araujo (Bib. Piib. Est.). 

A VOZ DA VERDADE — Periodico Critico, Literario e No-
ticioso — O no 1 circulou a 19 de julho de 1862, formato de 
22x16, com quatro paginas, impresso na tipografia de Ina-
cio Bento de Loiola, a rua da Praia n^ 47. Tabela de assi-
na tu ra s : ano — 5$000; semestre — 2S500; t r imestre —• 
1$500; dois meses — ISOOO; u m mes — $500. Numero avul-
so — 100 reis. 

Constou do "Prospecto" de apresentacao: "A Voz da 
Verdade nao tem compromisso com partido algum; ela e so-
lidaria a qualquer parcialidade politica da provincia, e fara 
toda diligencia por cumprir com o seu programa, isto e, so 
falar o que e realmente verdadeiro. E nao dira a verdade 
quando tiver de mentir". 

A edigao secundou a campanha contra a falencia da fir-
ma Amorim, Fragoso, Santos & Cia. . iniciada n'A Urtiga, 
transcrevendo-lhe o segundo artigo, int i tulado "O sr . Arari-
pe em face dos negocios da comandita". Completaram-na 
notas ligeiras e a seqao "Variedades". 

Ao que tudo indica, nao voltou a publicar-se (Bib. Pub. 
Est.). 

REVISTA DA ASSOCIAgAO ONZE DE AGOSTO — Jor-
nal Cientifico e Literario — Surgiu no mes de outubro de 
1862, impresso em formato de 30x21, na Tip . I m p . Pernam-
bucana, de Elias Marinho Falcao de Albuquerque Maranhao, 
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si tuada a rua de Horta no 14, trazendo na capa, em papel de 
cor, a divisa: 

"Fili, a juventude tua exicipe 
dotrinam, et usque ad canos 
invenies sapientiam. 

Eccl. Cap. VI, V. 18." 

Dirigia-a u m a comissao de redagao, assim constituida: 
Antonio Jansen de M. Pereira, presidente; Gonpalo de A-
guiar Teles de Meneses, secretario; Raimundo Clementino 
Valente, Antonio de Holanda Cunha, Augusto Colin da Sil-
va Rios e Lourenco Bezerra Cavalcanti de Lacerda. A "In-
trodugao", de mais de duas paginas batidas, assinada pelo 
presidente honorario do sodalicio, Tristao de Alencar Arari-
pe, assim comegou: 

"Fundada a Associacao Onze de Agosto, ela sente a ne-
cessidade de um orgao de publicidade de suas lucubragoes. 
A imprensa e a companheira das associagoes literarias: e a 
poderosa amiga das letras, que vivifica o pensamento, for-
mando a comunidade dos sabios. A Associagao Academica 
Onze de Agosto vem satisfazer essa necessidade, criando o 
seu periodico, que hoje comeca sob a denominacao de Revis-
ta da Associacao Onze de Agosto; e ao soltar o seu primeiro 
brado na t r ibuna universal da moderna civilizacao, ela sau-
da fraternalmente as suas companheiras de lides acadSmi-
cas" . 

Em meio as consideragoes gerals do substancioso art i-
go, escreveu Tristao de Alencar Araripe: 

"Jovens de genio, que comegais vosso tirocinio, e com o 
espirito indagador que devemos prosseguir no caminho de 
nossas aspiragoes: nao nos desvairem doutrinas erroneas e 
nocivos exemplos. Ergamos nossas vistas, entremos anima-
dos no campo das investigagoes; e com o espirito de verda-
de, teremos alvo em nossas agoes; nao veremos as nossas o-
bras como fragmentos, porque tenderemos a unidade da ci-
encia, e assim iremos alegres com a esperanga do prospero 
sucesso". E concluiu: "Marchai; e os louros que a ciencia 
promete aos seus cultores vos esperam". 

Em suas 16 paginas, a revista divulgou a ata, ample 
relatorio e os discursos proferidos na sessao magna de ins-
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talagao da Asscciagao Onze de Agosto; um estudo sobre anis-
tia, de Gongalo de Aguiar Teles de Meneses; poesia de Ulis-
ses de Barros Mendonga e a "Cronica" do fim, assinada por 
J . G. (Jose Avelino Gurgel do Amaral) . 

Nao h a noticia de ter continuado a publicagao (Bib. 
Piib. Est .) . 

REVISTA ACADEMICA — Impressa na Tipografia Co-
mercial, em pequeno formato, saiu "o no 1 e unico (?) a 1 
de setembro de 1862, trazendo o seguinte conceito de J . J . 
Rousseau: Vitam impendere vero" ("Anais"). 

O CONSERVADOR VERMELHO — Entrou em circula-
gao a 12 de setembro de 1862, formato de 22x15, com quatro 
paginas de duas colunas, sendo impresso na tipografia d'A 
Ordem, a rua da Praia n° 34 (1) . Dois ter cos da primeira 
pagina foram ocupados pelo cabegalho, encimando o ti tulo 
um cliche (o mesmo utilizado pelo periodico O Politico, de 
1861), ficando-lhe, aos lados, u m a de cada, em sentido ver
tical, as palavras Constituicao e Imperador, a guisa de lema. 
Publicagao semanal, nao admitia assinaturas, sendo distri-
buida gratis aos assinantes d'A Ordem. Custo do exemplar 
isolado — 160 reis. 

O "Prospecto" de apresentacao declarou ser O Conser-
vador Vermelho "orgao do Partido daquele nome", destinan-
do-se a advogar-lhe "os interesses legitimos e a debelar, 
quanto estiver nas raias de sua possibilidade, todo e qual-
quer embarago que porventura se apresente ante o livre exer-
cicio de suas ideias". 

Ocorreram mais dois editorials: um de apologia ao lider 
conservador Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albu
querque (Visconde de Camaragibe), "o primeiro cidadao 
desta provincia", e o outro de repiidio a liga politica forma-
da de elementos liberals e conservadores, que tomou a deno-
minagao de Partido Progressista. 

No no 5, o jornal censurou o gabinete ministerial, que, 
"deitando as manguinhas de fora", promovera a demissao 

(1) Noticiou-se, ao pe da ultima pagina, que a tipografia fora trans-
ferida do n" 47 para o n . 34 da rua da Praia, em cujo edificio o proprie-
tario, que era Inacio Bento de Loiola, "estabeleceu uma loja de fazendas". 
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de varios presidentes conservadores, substituindo-os por "li-
gueiros", cabendo a Pernambuco o Conselheiro Joao Silvei-
ra de Sousa. 

Como materia principal, de abertura, figurou a serie de 
artigos biograficos sob o titulo "Jus ta apreciagao dos mem-
bros mais proeminentes do Partido Conservador Vermelho", 
prolongada ate o no 12. Em diferentes comentarios, volta-
va-se a reda^ao contra o Censor (pseudonimo nao identifi-
cado), que firmara longas correspondencias do Rio de Ja
neiro para A Ordem, do Recife, atacando o Imperador Pedro 
II e o Monsenhor Pinto de Campos, fiste, indicado para bis-
po diocesano, t inha o apoio d'O Conservador Vermelho, que 
escrevera em defesa do "honrado prelado de S. Santidade": 
"O sr . Pinto de Campos, quando fosse um celerado, como o 
pintou o finado Nogueira Paz em 1846, a sua vida posterior 
e de conversao, talvez, o purificava de tudo quanto pudesse 
ter praticado contra Deus e os homens" . 

Em prosseguimento a sustentagao da politica dos con
servadores ortodoxos, contra os "ligueiros" e os liberals, veio 
a polemizar com O Campeao, que dizia ser orgao da "praia". 

Medeou quase um mes entre a ul t ima edigao de 1862 e 
a primeira de 1863, sendo aquela datada de 19 de dezembro 
e esta de 16 de Janeiro — no 17, ano I I . Logo mais, deu boa 
cobertura a questao anglo-brasileira. Apareceu, depois, uma 
serie de "Sessoes Secretas", dialogadas em linguagem sati-
rico-jocosa e de ridiculo, cujos participantes se denomina-
vam Pimentao de Pantorra, Cousa dos Reis, Pedro Carrapa-
to, Beigudo, Padre Mata Cordeiro, Dr. Orfanologico, Padre 
On^a, Barao de Sete Lingnas, e tc . , apelidos atribuidos a per-
sonalidades da situagao dominante . Ocorriam tambem ver
sos do mesmo estilo, nos quais se colocavam os antigos lide-
res da Praia e os "ligueiros" em pendenga. Tal materia era 
assinada por Meuron e Gasse, O Periquito, O Orador Zoolo-
gico, O Ganso do Capitolio, Icaro, Iscariotis e outros pseu-
donimos. Enquanto isto, atacava os novos periodicos situa-
cionistas O Progressista e O Alabama, denominando-os "pas-
quins" . 

A part ir do no 33, de 8 de maio, divulgava cartas do Rio 
de Janeiro, do correspondente, Monsenhor Pinto de Campos, 
que ressaltou, na do n^ 36, estar "combinado com os ami-
gos o meio mais eficaz de debelar essa canalha ligueira". 
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Em meio a campanha das eleigoes em expectativa, O 
Conservador Vermelho despediu-se dos leitores a 24 de ju-
Iho, n° 40, prometendo reaparecer "depois do glorioso triun-
fo" que esperava obter contra os candidates do governo. 

"Mas — adiantou o articulista — como a fatalidade pesa 
sobre a fragil humanidade, e possivel que possamos sucum-
bir ante as baionetas do governo; por isso, em prevengao, 
julgamos conveniente fazer o nosso tes tamento. . . " 

Concluiu com a declaragao a seguir: "O proprietario 
d'A Ordem fica pago e satisfeito de todo o trabalho material 
que despendeu na impressao de nosso periodico; e alguns 
autografos que sobraram serao remetidos aos colegas do 
Constitucional Pernambucano, para dar-lhes a luz da publi-
cidade". 

Derrotado, nas urnas, o antigo partido "guabiru", nao 
voltou a tona o ardoroso orgao politico (Bib. Pub. Est.). 

O PROGRESSISTA CONSTITUCIONAL — Periodico 
Politico, Judiciario, Comercial e Literario — Fundado a 7 de 
setembro de 1862, so foi possivel avista-lo a partir do n° 4, 
de 24 do referido mes. Pretendia publicar-se duas vezes por 
semana, sendo impresso na Tip. Imparcial Pernambucana, 
formato de 45x27, com quatro paginas de quatro colunas. 
Subscrevia-se a 3S000 por serie de 20 numeros, pagos adian-
tadamente . Os Comunicados e Correspondencias de parti
cular interesse pagariam o que fosse convencionado. 

A edigao seguinte so saiu no dia 1 de outubro, e foi a 
ul t ima do ano. Esta e aquela apresentaram, como materia 
principal, folhetim literario de Sebastiao Melo; extenso dis-
curso de Tavares Bastos; artigos de critica aos conservado-
res vermelhos; comentarios de P . M. , Correspondencias, 
e tc . 

Tao cedo suspensa a publicagao, reapareceu, no 6, ano 
II, a 25 de Janeiro (1) de 1863, figurando como editor e pro
prietario Herminio Ernesto de Lemos Amaral . O trabalho 
material transferiu-se para a Tip. Republicana Federativa 
Universal, instalada na rua da Imperatriz no 31, sem mais 
alteragoes no Expediente. 

(1) Nao no mes de fevereiro. como registou Alfredo de Carva lho . 
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A suspensao, conforme o editorial da nova fase, ocorre-
ra por tratar-se de "empresa pobre de recursos". Entretan-
to, voltava o jornal a ocupar seu posto de honra, esperando 
ser "coadjuvado pelo espirito publico". 

Noutro comentario: "Parece que raiou, afinal, para Per-
nambuco uma aurora mais feliz e que se dissiparam um pou-
co as trevas do exclusivismo vermelho odioso a Provincia, ao 
Imperio e ao bom senso". Condenou "o pernicioso mando do 
sr. Camaragibe" e creditou confianga ao Presidente Joao Sil-
veira de Sousa, em cuja gestao "os roubos desapareceram". 

No no 7, deu inicio a publicagao, em forma de livro, para 
recortar e encadernar, ocupando mais de meia pagina, fren-
te e reverso, dos "Romancetos originals", de Manuel Perei-
ra de Morals Pinheiro. Foram outros colaboradores o padre 
Arruda, Nabor C. B . Cavalcanti, O Amigo da Verdade, C. 
M. (literatura) e Caio Gracho, alem da insergao de poesias, 
assinadas com pseudonimos. Tambem anuncios. 

Mereceu destaque, nas colunas do bem redigido orgao, 
a questao anglo-brasileira, a respeito da qual a redagao pole-
mizou com o O Liberal e A Atualidade, assim como nao fal-
tavam elogios ao Partido Progressista e aos candidatos as 
eleicoes proximas. 

Ao atingir o no 36, de 5 de outubro de 1863, (2) decla-
rou-se, simplesmente, "jornal comercial", acrescentando que 
passava a circular as segundas, quartas e sextas-feiras, ao 
que se seguiram novas "condigoes de assinaturas". A par 
de substancioso editorial sobre as ideias progressistas-libe-
rais, a edigao em aprego inseriu noticiario, variedades, lite
ratura, prosa e verso de Ulisses de Barros, notas ligeiras de 
natureza comercial e quase duas paginas de anuncios. 

Apesar do enunciado, nao houve mais vestigio d'O Pro
gressista Constitucional (Bib. Piib. Est.) (3) . 

A OPINIAO — Folha de orientagao liberal, fundada em 
principio de setembro, so foi possivel avistar-lhe o n° 6, pro-
vavelmente ultimo, datado de 18 de outubro de 1862, im-

(2) Outro engano do historiador citado; atribuiu ao n° 36 a data de 
18 de junho. 

(3) Colecao desfalcada. . • 
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presso na tipografia do Largo do Forte n° 49. Apresentava 
formato de 26x18, com quatro paginas de duas colunas a 16 
ciceros. 

Abriu a edigao bem elaborado artigo, no qual dizia o re-
dator achar-se o Partido Liberal disposto a aceitar a liga 
entre liberals e conservadores formadora do Part ido Pro-
gressista, concorrendo para livrar a provincia do jugo oli-
garca . 

Noutros comentarios, criticou acerbamente os conser
vadores ortodoxos e o periodico O Paiz, do Rio de Janeiro . 
Inseriu, tambem, alguns versos, noticiario e Comunicado 
(Bib. Pub. Est .) . 

JORNAL DAS DAMAS — Periodico de Instnigao e Re-
creio — Impresso na oficina grafica do Diario do Recife e 
fundado em outubro de 1862, publicou-se o no 7 no dia 22 
de novembro, obedecendo ao formato de 22x16, com quatro 
paginas; o no 8 no dia 29 e o no 11 a 20 de dezembro (1) . 
Circulava aos sabados, custando 2S000 a assinatura trimes-
t r a l . 

Mais do que tudo servido de transcrigoes de l i teratura, 
charadas e variedades, o jornalzinho contou com ligeira co-
laboragao, em prosa ou verso, de A. de Sousa Pinto, Maria 
Amalia, Artaud, P . B . , T . I . e H . d e A . Autran (Bib. Pub. 
Est.) . 

1863 

O BRAZIL AGRICOLA, INDUSTRIAL, CIENTtFICO, 
LITERARIO E NOTICIOSO — Publicagao surgida no dia 10 
de Janeiro (1 A) de 1863, com 16 paginas, formato de 27x18, 
a duas colunas de 14 ciceros, adotou, abaixo do titulo, as 
divisas: "A agricultura ha de ser forga vital do Imperio bra-
sileiro, como o e da Franga e d'outros paises de Europa", e 
"Querer e poder". 

(1) Alfredo de Carvalho registara, como ultimo, o n° 6, atribuindo-
-Ihe a data erronea de 22 de novembro. 

(1 A) Nao a 15 de outubro, conforme se le nos "Anais". 
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Destinado a circular nos dias 10, 20 e 30 de cada v' 
assinava-se a 12$000 por ano (ou 36 numeros) , pr; . ^ â 
recepgao do primeiro. Prego do exemplar: $500. Impressao 
da Tip . Comercial, de G. H. de Mira, si tuada a rua Estrei-
t a do Rosario no 12, onde se localizava, tambem, a redagao. 

Sob a diregao unica de Francisco Maria Duprat , de na-
cionalidade francesa, cinco dos longos artigos publicados na 
edigao de estreia tiveram, sua assinatura, a comegar pelo 
"Prospecto" (2), seguido de u m a "Introdugao". Nesta, ex-
plicava que os leitores do Diario de Pernambuco, nem sem-
pre podendo ler os extensos artigos de sua lavra, punham a 
folha de par te e, quando iam procura-la dias apos, achava-
-se extraviada. Assim, "por esse motivo — e pelo desejo de 
suprir a regiao de periodicos capazes de regenerar e aumen-
tar a fortuna piiblica e privada do pais pelos meios aperfei-
goados, pacificos e gloriosos por ele indicados, particular-
mente nos dois anos t ransatos" — resolvera publicar um jor-
nal, com a ajuda de "alguns distintos escritores amigos do 
bem publico". Nao admitiria artigos politicos, "porque a ex-
periencia infelizmente nos ha ensinado que a politica do 
Brasil ate hoje tern consistido em um jogo de espertalhoes". 

Esperava Duprat que o "bem intencionado" monarca 
Pedro II e seus ministros lessem o seu periodico e mandas-
sem executar as indicagoes apresentadas nos seus artigos. 
Mais adiante, sugeriu a criagao do "Imperial Ins t i tu te Agri-
cola Normal de Pernambuco" . 

A materia restante constituiu-se de tradugSes de jor-
nais franceses, concluindo a edicao uma "Parte Comercial". 

A publicagao seguiu-se normalmente, sem alterar o pro-
grama tragado, sempre com 16 paginas, em numeragao inin-
te r rup ta . Apos a edigao de 20 de maio (no 14), foi suspensa, 
para reaparecer decorrido um ano, a 15 de maio de 1864. 
Passou a circular apenas duas vezes por mes, nos dias 15 e 
30, ate o no 21, de 15 de agosto. 

Outra vez suspenso, O Brazil (3) Agricola so veio a pu
blicar o n° 22 a 10 de agosto de 1866, quando transferiu as 

(2) fisse "Prospecto", anunciador do aparecimento d'O Brasil Agri-
cola, tinha side divulgado, em avulso, muito antes, desde 30/10/1862. 

(3) Anos depois, o Brazil com z foi substituido por Brasil com s. 
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saidas para os dias 10 e 25 de cada mes . Escreveu, entao, 
o redator linico que a suspensao foi motivada pela falta de 
apoio dos assinantes, que dificilmente efetuavam o respecti
ve pagamento . Circularam, no referido ano, mais quatro 
ediQoes, a ul t ima delas a 10 de outubro. 

Reapareceu — no 27 — a 20 de Janeiro de 1867. E insis-
tiu, como o fazia sempre, no ansioso pedido de pagamento 
das assinaturas, nao deixando de mencionar que o govgrno 
de S. M. Imperial se negara, desde 1863, a encomendar " tan-
tos exemplares quantos sao os mestres de escolas primarias 
de todo este Imperio" (4) . Feito o que, parou novamente. 

Findou, assim, a primeira fase da odisseia de Duprat , 
com sua revista, sempre repleta de artigos especializados, 
conselhos e recomendagoes, atraves, inclusive, de tradugSes 
e transcrigoes. Na ult ima pagina instalava-se a "Parte Co-
mercial", completada com pequeno anuncio. Numeracao 
seguida, passando de um ano para outro, as edigoes publi-
cadas somaram o total de 432 paginas . 

Mais de 12 anos depois, ocorreu nova aparigao d'O Brasil 
Agricola, Comercial, Scientifico, Literario e Noticioso, se-
gunda serie, a 5 de agosto (5) de 1879, obedecendo ao mes-
mo ritmo, ainda sob a diregao de F . M. Duprat , com escri-
torio na rua do Crespo (atual 1° de Margo) no 2, sede da 
Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco. Im-
pressao da tipografia d'O Tempo, a rua Duque de Caxias 
no 28. 

No editorial de abertura, declarou voltar "com os mes-
mos fins, sob as mesmas impressoes", cada vez mais certo 
"das vantagens de uma publicagao periodica exclusivamente 
dedicada a tao momentosos interesses", adiantando: "En-
contramos, depois de tao longos anos, o pais ungido ainda 
ao carro da mais lamentavel rotina, a lavoura nas vascas de 
morte lenta e dolorosa, quase em forgada liquidagao; o co-

(4) Apos ter recebido resposta negativa do Ministro do Imperio, Du
prat dirigiu-se, em vao, as Assembleias Legislativas de Pernambuco e de 
outras provincias. lembrando-lhes a conveniencia da adogao oficial da 
leitura da sua revista nas escolas publicas. 

(5) Nao no dia 8, como esta nos "Anais", de Alfredo de Carvalho, 
cujas informacoes gerais sao bastante reduzidas. 
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mercio restrito a insignificantes transagoes; o nosso porto 
sem navios; a obra dele abandonada se bem que em aparen-
cia o contrario se julgue; as indiistrias morrendo ao nasce-
rem, desamparadas pelos poderes publicos, que p6 encon-
t r a m recursos para fazer frente as despesas do estado e da 
provincia na decretagao de novos impostos, que nao bastarao 
ainda para futuros esbanjamentos". Manteria "o velho pro-
grama", "retemperado nas ligoes de um decenio de ostra-
cismo". 

Inseriu outros editorials, transcrigoes e longa contri-
buigao de F . M. Duprat ao Congresso Agricola do ano an
terior . 

O no 2 saiu a 12 de setembro (outras 16 paginas) , com 
artigo d'A Redagao, em cinco paginas, no qual se lamentava 
"a incompreensivel obstinagao do governo imperial e da re-
presentagao nacional e provincial" em nao amparar o orgao, 
acentuando: "Ao nosso ver, o desaparecimento de nossa re-
vista especial muito concorreu para que a agricultura, a in-
dustr ia e o comercio estejam no lamentavel estado em que 
OS vemos". E mais: "A publicagao regular e continua do 
Brasil Agricola teria dado ocasiao a realizagoes, no decurso 
dos doze anos decorridos, que poderiam ter produzido a pro
vincia beneficios de 5 a 6 mil contos de reis por ano" . 

Parou outra vez, para encetar nova fase — n° 1, ano I 
— a 15 de setembro de 1880, reduzido o titulo para O Brasil 
Agricola, sem outras alteragoes, quer de carater intelectual 
quer no setor mater ia l . Publicou-se quinzenalmente, saindo 
o no 24 no dia 31 de agosto de 1881. 

O ano II — novo no 1 — teve inicio logo a 15 de setem
bro de 1881, transferindo-se o servigo material para a Tip . 
Mercantil, a rua das Trincheiras (parte da atual Avenida 
Dantas Barreto) n° 50. Transcreveu topicos do artigo de 30 
de setembro do ano anterior, inti tulado "A ressurreigao ofi-
cial da nossa revista O Brasil Agricola, constante do contra-
to que o Exm°. Sr . Dr . Franklin Doria mandou celebrar na 
Tesouraria Provincial". 

Continuou a publicar-se com regularidade e, ao atingir 
Janeiro de 1882, mudou para "ano I I I " . No no 24, de 31 de 
agosto, a redagao transcreveu, precedida de comentarios, 
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u m a petigao ao Presidente da Provincia, pedindo o paga-
mento da diferenga de 50S000, pois, tendo-lhe sido autori-
zada u m a verba de 500$000, de acordo com "a lei 1597, de 
28 6̂ 1881, e outras disposigoes anteriores", a subvengao foi 
reduzida a 200S000. Por isso, em vez de 16 paginas, baixou 
para oito; a inda assim, achava-se no desembolso de 50^000. 
Esperava que, assinado novo contrato, fosse observada a sub-
vengao de 500S000. 

Iniciando o ano IV — no 1 — a 15 de outubro, veio a 
findar a existencia d'O Brasil Agricola com o n° 6, de 31 
de dezembro (6) de 1882 (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (7) . 

O ANAO — Periodico Politico e Noticioso, Social, Critico 
e Literario — Surgiu a 15 de Janeiro de 1863, formato de 30 
x20, com quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros, sendo 
impresso n a Tip Pernambucana , s i tuada no Largo do Forte 
no 39. Figurou no cabegalho o cliche, em madeira, de gro-
tesco anao, a direita do qual, sob o ti tulo "Publicagao e Assi-
na tu ra" , estavam os versos: 

"Nas quintas-feiras e domingos, 
A visitar sai O Anao 
Aos assinantes que pagarem 
Sempre com pront idao. 

Dez mil reis custa um ano; 
Por metade, tostoes sessenta; 
Um tr imestre tres mil reis; 

* Custa avulso cento e sessenta". 

Do outro lado do desenho colocou-se o "Programa" a 
seguir: 

"Amo a Deus, a Monarquia, 
Amo a san ta liberdade; 
Dos oprimidos se ufana 
Ser o orgao d'equidade. 

(6) Outro engano cometeu Alfredo de Carvalho, que registou, como 
derradeiro numero o primeiro publicado em 1882. 

(7) A colegao da Biblioteca Publica do Estado, com lacunas, so atin-
ge a primeira fase do orgao. Enquanto isto, encontra-se na Biblioteca Na-
cional colegao completa (unicamente) da segunda fase. 
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fi soldado valoroso 
Que morrer nao teme, nao; 
Apesar do seu t amanho , 
Firme bate a corrugao". 

A nota de aber tura informou ser o novo orgao substitu
te d'A Opiniao, que nao pudera circular no dia 25 de dezem-
bro de 1862, por motivos supervenientes. 

O primeiro numero so inseriu dialogos e comentarios 
de critica humoristica, inclusive o inicio das seQoes "Ordem 
do dia" e "Arquivo das asneiras", colhidas estas no . . . Dia-
rio de Pernambuco. Ja no no 2, do dia 18, transcreveii-se um 
artigo politico, e a redagao comentou a necessidade da cons-
trucao de "uma ponte que de passagem do bairro de Santo 
Antonio pa ra o bairro do Recife", achando que a nova pon
te da Boa Vista era u m a "estravagancia". 

A publicagao seguiu seu ecletico programa, inclusive 
condenando a at i tude da Inglaterra para com o Brasil. as-
sunto que Ihe mereceu sucessivos art igos. No mais, t inham 
primasia as secoes satirico-humoristicas e algumas poesias. 

O no 22, de 2 de abril, foi inteiramente dedicado a litera-
tu ra religiosa, ao ensejo da Semana San ta . A part ir dai, 
mencionou-se, n a qualidade de editor, o nome de Antonio 
Soares de Carvalho, o proprietario da tipografia. Depois, al
gumas edicoes deram cobertura a grande reuniao realizada 
entre liberals e conservadores "ligueiros", para a formagao 
do Partido Progressista, divulgando, pouco a pouco, o ex-
tenso discurso do orador oficial Nascimento Feitosa. 

Finalmente, depois de a tacar elementos do Partido Li
beral, por haverem "renegado" os seus principios, chaman-
do-os "tao especuladores e safados como os conservadores 
barrigudos, que desertaram de suas bandeiras por ingratos 
e imorais", encerrou O Anao sua tarefa, ao divulgar o no 
54, de 9 de agosto, declarando que seria substituido pelo 
Desengano (Bib. Pub. Est.). 

O BRADO MILITAR — A Uniao faz a F6r?a — Estrea-
do a 7 de margo de 1863, existe comprovante do no 5, de 4 
de abril, impresso na Tipografia Imparcial Pernambucana, 
formato de 33x25, com quatro paginas a tres colunas de 14 
ciceros. Redator — Carlos de Sousa Gondin. O mesmo Ex-
pediente da extinta Revista Militar. Circulagao semanal . 
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A edicao divulgou materia variada, dentro do progra-
ma expresso no titulo, inclusive as secoes "Aleluia", "Cor-
respondencias", "Noticiario" e "Publicagoes a pedido" (Bib. 
Piib. Est.). 

Prosseguiu a publicagao, pelo menos, ate o n^ 9 (1), 
que saiu no dia 2 de maio, segundo referencia feita no perio-
dico O Linguarudo de 5 de dezembro do mesmo ano . 

ACADEMIA POPULAR — Semanario de Instru^ao e Re-
creio para o Povo — Entrou em circulacao a 3 de maio (1 A) 
de 1863, formato de 22x15, com oito paginas de duas colu-
nas, impresso na oficina do Diario de Pernambuco, s i tuada 
na ant iga rua das Cruzes n° 42. Direcao de Cicero Peregri
ne, com redagao a rua do Queimado (atual Duque de Ca-
xias) no 26, 1° andar . Assinaturas: por ano — 3S400; por 
quatro meses — 1S200; por um mes — S340, acrescendo o 
porte do Correio. Prego do exemplar — SIOO. 

Lia-se no editorial de abertura, assinado por C. P . : 
"Eis no dominio publico um periodico destinado a instru-
gao do povo! Ficariamos aquem da expectativa publica? Ali-
menta-nos a ideia de ser este o primeiro e tranquiliza-nos a 
certeza de que a instrugao de um povo como o nosso nao 
e obra de um dia, nem das primeiras l inhas de um jornal; 
o sabio n§,o nasce sabio; mas isto nao e razao para que se 
abandonem as letras, quando so o tempo e a aplicacao po-
derao enriquecer-nos com as vantagens do estudo. A razao 
de nossa empresa e facil e mostra-se as vistas de todos". 

"Religiao, Ciencias, Artes e Literatura, sao os quatro 
pontos primordiais a que se referem os diversos escritos des-
te periodico". 

A publicagao decorreu com regularidade, inserindo li-
coes de gramatica, contos, notas instrutivas, variedades e 
charadas . Colaborador unico: F . Borja Clival. 

Alem das oito paginas de cada edigao, havia um Suple-
mento intitulado "Dicionario da Lingua Portuguesa". 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho registara o n° 5 como tendo 
sido o ultimo. 

(1 A) Nap no dia 9, como consta dos "Anais". 
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O ultimo numero posto em circulagao foi o 7°, datado 
de 21 de junho (Bib. Nac. e Bib. Pub. Est.) (2) . 

CONSTITUCIONAL PERNAMBUCANO — Iniciou sua 
circulagao no dia 12 de maio de 1863, formato de 45x28, com 
quatro paginas de quatro colunas a 12 ciceros, sendo im-
presso na Tipografia Comercial, k rua Estreita do Rosario 
no 12. Subscrevia-se no mesmo local, a razao de 3$000 tri-
mestrais, pagos adiantados, custando 120 reis o numero a-
vulso. Circulagao as tergas e sextas-feiras. 

(5rgao conservador, logo no artigo de apresentagao cen-
surou a politica do governo imperial e a do governador da 
provincia, Silveira de Sousa, seguindo-se longos comenta-
tarios contra o Partido Progressista, que estava no poder, 
alem de "Noticias diversas", transcrigoes, correspondencias 
e poucos aniincios. 

Continuou a publicagao, cujos primeiros temas, proli-
xamente focalizados, foram: a eleigao do 3° distrito e a dis-
solugao do Parlamento, o voto livre e a politica ligfueira, 
alem das "Correspondencias" e "Comunicados", geralmen-
te assinados com iniciais. Embora raramente , divulgou tam-
bem Literatura, quase sempre mediante transcrigoes. 

As eleigoes parlamentares em evidencia levaram a publi
cagao, editado pela empresa do bissemanario, de um Boletim 
Eleitoral, diario, de duas paginas, as vezes uma so impressa, 
com materia especifica, de 10 a 19 de agosto, inclusive a nar-
rativa das cenas desagradaveis ocorridas por ocasiao do 
pleito. 

Nao tiveram mais t regua os ataques a administracao 
provincial, denunciada por atos de fraude em detrimento 
dos candidatos oposicionistas a deputagao. 

Encerrado o ano com o n° 50, de 31 de dezembro, houve 
um interregno, e o Constitucional Pernambucano so reapa-
receu, com numeragao inicial, a 27 de fevereiro de 1864. 
Tendo circulado, por algum tempo, em dias indeterminados, 

(2) Na Biblioteca Nacional: colegao desfalcada; na Biblioteca PubU-
ca do Estado: so os ns. 6 e 7. 
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voltou a sair duas vezes por semana, as quartas-feiras e sa-
bados. E o prego do niimero avulso subiu pa ra $160. 

Seguiu o mesmo programa, a tacando, principalmente, 
o recrutamento militar, palavra "ominosa e fatidica", em 
face das barbaridades cometidas pelos agentes da adminis-
tracao publica no interior do Estado. 

Logo na edi?ao seguinte, de 2 de marco, declarava um 
Aviso: "Daqui por diante observar-se-a o seguin,te: As assi-
na tu ras podem comegar em qualquer dia, mas terminarao 
em junho, setembro, dezembro e marco . Quem nao pagar 
a ass inatura dentro do primeiro mes de cada tr imestre, sera 
ela cobrada n a razao de 14S000 por ano ou 3S500 por tr i
mes t re" . Era encarregado dos recebimentos Geraldo Hen
rique de Mira, proprietario da tipografia. 

A par dos constantes editorials de condenacao a cha-
mada politica ligneira, ao presidente Joao Silveira de Sousa 
6 a Assembleia Provincial, iniciava-se, a 20 de abril, longa 
serie de artigos assinados por C. Tarmelao, o qual, por sua 
vez, nao teve maos a medir na critica mais severa aos dois 
poderes. Tempos depois, a comecar da edicao de 30 de no-
vembro, t ravaram interessante debate politico o mesmo Ta-
merlao e E. Califourchon, em estiradissimos artigos, como 
era de praxe no periodico, ao passo que Junius escrevia "A-
pontamentos para a Historia". 

A par t i r do no 57, a folha publicou-se semanalmente , 
sendo J . Ferreira dos Santos encarregado de receber as assi-
n a t u r a s . Terminou o ano o n° 61, de 24 de dezembro, acres-
cido de u m Suplemento de duas paginas, devido a "necessi-
dade de dar saida" a "algumas das mater ias que f icaram". 

Ao recomegar a circulacao, o Constitucional Pernam-
bucano, a 28 de Janeiro de 1865, usou numeracao inicial . 

Sempre fazendo oposigao ao gabinete ministerial e a 
presidencia da provincia, ja exercida por Antonio Borges 
Leal Castelo Branco, alem de criticar as vantagens conse-
guidas pelo lider liguista Nascimento Feitosa, prosseguiu a 
existencia do jornal ate o n^ 20, de 8 de julho de 1865, que 
foi o ultimo, sem terminar a extensa correspondencia do "Co-
ronel Francisco Joaquim Pereira Lobo, ao publico", inicia-
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da quatro edigoes antes ( l)(Bib. Piib. Est. (2) e Bib. do 
Inst. Arq.). 

FACULDADE DO RECIFE — Jornal Academico — Ci-
encia, Patria e Liberdade! — Entrou em circulagao a 15 de 
maio de 1863, sob a direcao de Jose Fiel de Jesus Leite. Im-
presso na tipografia de Freitas Irmaos, a rua do Imperador 
n° 48, obedecendo ao formato de 30x21, reuniu doze pagi-
nas de texto, tendo capa simples em papel de cor. 

Escreveu a "Introdu§ao" o professor Pedro Autran da 
Mata e Albuquerque, frisando, a certa altura: " . . . a l g u n s 
estudantes do quinto ano desta Faculdade de Direito assen-
taram em dar a luz, de quinze em quinze dias, alguns arti-
gos, frutos de suas lucubracoes, com o fim de se instruirem 
mutuamente e se confirmarem cada vez mais nos saos prin-
cipios da moral, firmada na lei evangelica." 

"Debaixo destes principios e possuidos do mais prof un
do respeito para com seus mestres, e da mais cordial frater-
nidade para com seus colegas, esses estudantes se oferecem 
aqueles e a estes para publicarem nesta folha os escritos que 
Ihes aprouver enviarem ao encarregado da publicagao, uma 
vez que se harmonizem com o fim proposto". 

Concluiu recomendando aos assinantes a leitura da "pu
blicacao, unicamente feita por amor a ciencia, ao estudo e 
a moralidade". 

Seguiu-se a circulacao regularmente, cada quinzena, 
ate o n° 4, mas os n s . 5 e 6 foram reunidos em um so, data-
do de 30 de julho, duplicada a quantidade das doze paginas 
habituais. 

Abria cada edicao o Expediente da Secretaria da Facul
dade de Direito. Alem de J . Fiel, signatario da secao de bio-
grafias, e a "Revista da Quinzena", o periodico divulgava ar-

(1) Consoante A Op'iniao Nacional, de 14/7/1868, o Constitucional 
Pernambuoano t inha como redatores Braz Florent ine, Paula Batista, Cos
ta Ribeiro. Correia de Brito, Aprigio Guimaraes "e outros" . Segundo 
Alfredo de Carvalho ("Anais"), era "principalmente redigido por Fran
cisco Leopoldino de Gusmao Lobe" . 

(2) Na colegao da Biblioteca Publica do Estado faltam os compro-
vantes do ano de 1863. 
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tigos, sobre Direito ou Literatura, de Aprigio J . da Silva 
Guimaraes, J . Liberato, A. M. Lapemberg, Firmino Licinio 
da Silva Soares, Catao G. de Castro, Francisco de Paula 
Batista, Filipe Franco de Sa, Milciades Pereira da Silva, J . 
F . Chaves Junior, Tyche-Brahe (cartas de um academico 
de Sao Paulo), Angelo Muniz de O. S., Jose Antonio de Fi-
gueiredo, M. C. Honorato, A. R. de S. U., Dr. Aguiar, An
tonio de Vasconcelos M. de Drumond, Filipe Neri Colacjo e 
Caitano Maria de Faria Neves, e poesias de Barros Junior, 
C. A. Machado, J . A. Ribeiro da Silva e Jefferson Mirabeau. 

A segunda e a quarta edigoes fizeram-se acompanhar 
de suplementos (seis paginas), contendo a lista geral dos 
estudantes matriculados na Faculdade de Direito do Recife 
em 1863, e (quatro paginas) a relagao dos bachareis forma-
dos de 1832 a 1837. 

O ultimo publicado foi o no 8, de 30 de agosto, tambem 
acrescido da relagao, em oito paginas, dos academicos "ca-
louros" (Bib. Piib. Est. e Bib. Nac.) (1) . 

ALABAMA — Periodico Noticioso, Critico e Alusivo — 
Comecou a circular a 16 de maio de 1863, impresso na Tipo-
grafia Liberal, em formato de 22x16, com quatro paginas de 
duas colunas, vendendo-se o exemplar a 80 reis. Acima do 
titulo via-se o desenho de um navio a vela em mar revolto. 
Publicagao em dias que seriam previamente anunciados, 
tendo como redatores "Joao da Cunha Teixeira e outros". 

" . . .vendo o triste estado a que filhos degenerados pro-
curam reduzir este belo torrao, onde infelizmente vao pu-
lulando salteadores, assassinos, ladroes e tratantes de todo 
genero e especie" — declarava o artigo-programa — O Alaba
ma propunha-se "a prestar serios e relevantes servigos, apre-
sentando-se para castigar severamente os que o merecerem". 
sendo sua agao "mui benefica em relacao a sociedade". 
Quando necessario, teria que "incendiar, meter a pique, arra-
sar, apresar, erguer gente a verga, e tc . " Feita a sua pro-
fissao de fe, restava receber a coadjuvagao do publico. 

Ao inves da pratica comum dos periodicos da epoca, O 
Alabama desprezou os artigos longos para encher-se de no-

(1) A colegao da Biblioteca Piiblica do Estado so atinge o n° 6. Na 
Biblioteca Nacional existem comprovantes dos ns. 2, 7 e 8. 
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tas ligeiras de critica e satira a fatos e coisas da politica, 
fazendo-o sem deixar de exaltar a posigao do Partido Pro-
gressista, entao no poder, e dos liberais nele integrados. 

Logo no segundo numero acrescentou-se ao cabegalho, 
entre o cliche do navio e o titulo, a quadra: 

"Nao tenhas, Alabama, 
Medo deles; ; 
Vai tosando de rijo 
Chumbo neles". 

Em seu no 4, exultou com a dissolucao da Camara fede
ral, o que "encheu de contentamento a todos os pernam-
bucanos livres, que desejavam ver extinto o estado aviltan-
te a que umi punhado de homens sem habilitagoes, servigos 
e virtudes, t inham reduzido esta terra". Findou erguendo 
vivas ao Imperador, ao Ministerio de 30 de maio, ao Par
tido Liberal e a memoria "do eximio Nunes Machado". 

Prosseguiu a publicacao no seu estilo joco-serio, enchen-
do de ridiculo os conservadores vermelhos, inclusive o Mon-
senhor Pinto de Campos. Divulgou Correspondencias de 
Jones Alfred, O Bode em Pe, Joao Guabiru, O Esparrela, etc, 
e poemas satiricos firmados por Faca Torta e Pero Giles. 

Na ultima edigao, as vesperas das eleigoes parlamenta-
res anunciadas, conclamou os pernambucanos a votaram 
pela queda dos oligarcas. Findou com o n° 12, de 6 de agos-
to (Bib. Piib. Est.). 

A PRIMA VERA — Periodico Dedicado as Ilu.stres Per-
nambucanas — Surgiu no dia 17 (1) de maio de 1863, tendo 
como editor-proprietario o academico Antonio Joaquim de 
Passos. Impresso em formato de 27x18, na Tipografia Co-
mercial, a rua Estreita do Rosario n^ 12, apresentou, na ca-
pa, a seguinte sentenca de Madame de Remusat ("Education 
des femmes"): "Je ne vois aucun motif de traiter les femmes 
que les hommes, de leur denaturer la verite sous la forme 
moins serieusement d'une superttition; elles ont droit au de
voir, elles ont droit a la verite, puisqu'elles sont capables de 
I'un et de I'autre". 

(1) Nao no dia 16, como consta dos "Anais". 
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Da " In t rodugao" constava: "A Primavera, esse novo 
panfleto quinzenal, que vai agora correr o infinito do m u n -
do literario, e mais u m a prova do amor dos mocos pelas le-
t r a s . Filho de u m a ideia grande e generosa, vai ele professar 
e ensinar a verdade da ciencia e o conhecimento de Deus e 
da humanidade , de r ramando a educagao no seio das familias 
por meio de teorias sublimes, como a religiao dos mar t i res" . 

"A educacao, a instrucao e os bons exemplos no lar do-
mestico — eis de que se incumbe A Primavera n a a rdua 
missao que vem desempenhar n a orbita do mundo l i terario. 
A religiao e a sua profissao de fe". 

Escreveram, em prosa, nessa pr imeira edicao, Frankl in 
Tavora, Joao Diniz Ribeiro da Cunha, A. J . de Passos, C. 
S. (Jose Roberto da Cunha Sales), autor do "Folhet im" de 
encerramento, e Cezario de Azevedo, com u m a ca r ta de acei-
tacao do convite pa ra ser redator da revista. Na segao de 
versos apareceram Castro Alves (poema abolicionista), Vi-
toriano Palhares , M. C. Pais de Andrade, J . D . R. e Digna 
de S. R. 

O expediente veio inserto n a u l t ima pagina da capa, as-
sim concebido: "O proprietario deste periodico, consideran-
do as inumeras vantagens que devem resul tar de u m a pu-
blicagao que t enha por fim advogar especialmente os inte-
resses da educacao l i teraria das familias, a inda tao acanha-
da nes ta provincia, e bondadosamente secundado neste em-
penho por a lgumas pessoas dist intas, empreende a presente 
publicacao, n a conviccao de que aquele utilissimo fim sera 
preenchido, porque conta com o sincero e pronunciado apoio 
do belo sexo pernambucano e daquelas pessoas que prezam 
de coracao a causa das le t ras . fiste periodico consta de 16 
paginas e publica-se duas vezes por mes . Recebem-se assi-
na tu r a s nesta tipografia, n a Livraria Economica e na r u a 
da Gloria no 18. O preco da ass ina tura pa ra a provincia e 
de 3$000 por t r imestre, pagos adiantados, e pa ra fora, de 
4S000". 

Ao que tudo indica, A Primavera nao cont inuou a pu-
blicar-se (Bib. Pub. Est . ) . 

O PERNAMBUCANO — Jornal Politico, Literario e No-
tlcioso — Publicou-se o no 1 a 30 de maio de 1863, formato 
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medio, com. quat ro paginas de quat ro boas colunas . Pro-
priedade de M. G. Pereira de Vasconcelos, imprimiu-se n a 
oficina grafica de Inacio Bento de Loiola, a rua da Pra ia no 
47. Pretendia sair semanalmente , estabelecendo o prego 
de 3S000 por t r imestre , acrescidos de 1$000 nas ass inaturas 
p a r a fora da provincia. 

Vinha, consoante o editorial de apresentagao, t razer sua 
voz em saudagao ao desenvolvimento que dizia operar-se no 
pais apos u m predominio politico de 14 anos . A nova situa-
Qao — aduziu — era f rancamente l iberal . 

No artigo seguinte, discorreu, longamente, em defesa do 
Gabinete do Marques de Olinda. A demais mater ia consti-
tuiu-se das secoes "Correspondencias", "Revista do Pemam-
bucano", "Transcr icao" e "Variedades", completando a edi-
cao meia pagina de anuncios . 

Nao consta que haja cont inuado (Bib. Pub. Est . ) . 

O MISANTHROPO — Periodico Joco-Serio, Critico e 
Noticioso — Saiu a lume no dia 12 de junho de 1863, forma-
to de 30x20, com quat ro paginas de duas colunas largas, 
sendo impresso n a tipografia d'A Ordem, a r u a da Pra ia n^ 
47. O cabecalho ocupou o espago de meia pagina, vendo-se 
ao alto, no centro, xilogravura de um balao; em cada lado 
e, por baixo dele, u m a quadra , a guisa de Expediente. Ain-
da as palavras Just iga e Verdade, u m a de cada lado. Depois 
de tudo isto, o t i tulo do jornal , o sub-titulo e a d a t a . Os ver
sos foram estes: 

"O Misanthrope, querendo 
Um meio de distragao, 
O mundo vai percorrendo 
Metido no seu ba lao . 

Sempre fiel mensageiro. 
Da verdade prezador, 
Publicara, mui lampeiro, 
O que souber, sem temor" . 

Grat is a distribuigao 
Sera feita, sem perigo 
De dizer-se que a impressao 
fi lucrosa pr 'a comigo". 
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Uma faixa em tipo corpo 7 completou o Expediente: "O 
Misanthropo e caprichoso e irregularissimo em sua mar-
cha; de nascimento temporao, propenso ao retiro, e filho das 
c i rcunstancias de momento, carece de distragao; e assim, 
aparecera tao somente quando a isto o constrangerem, sendo 
previamente anunc iado . As suas colunas sao desde ja fran-
queadas aos desvalidos, cujas reclamagoes serao aceitas, sob 
a linica condigao de virem legalizadas, correndo por conta 
de seus autores toda responsabilidade criminal e mora l , fi 
seu redator o padre Joao Herculano do Rego" . 

A par te res tante da primeira pagina foi dedicada a " In-
trodugao", que assim comegou: "Pela simples perspectiva 
deste periodico, leitores, conhecereis facilmente que o seu 
proprietario e u m desses entes racionais que, nao se poden-
do acomodar com os negocios do seculo, desgostoso da socie-
dade dos homens, entendeu fazer a sua felicidade indo habi-
t a r nas selvas, donde so u m a necessidade extrema o obriga-
ra a sair . Essa necessidade, pois, deu-se comigo, como adian-
te mos t ra re i" . 

" . . . f o r g a d o , pelas circunstancias, a escrever pa ra o pu
blico, n a d a mais pretendo do que levar ao conhecimento de 
todos o quanto hei sofrido depois que dos prelos me despedi 
em 1859" (1) . 

" . . .o nascimento d'O Misanthropo, sendo de sua na tu -
reza p remature , equivale perfei tamente ao de u m aborto, cu-
ja existencia esta bem longe de assegurar-lhe u m a vida lon-
ga" . 

"Convencido de que se nao faz justiga a queni justiga 
merece, eu n a d a espero dos magna t a s da t e r ra em meu fa
vor, e nem dos que comigo padecem: contudo, e forgoso falar, 
porque ao que sofre em silencio duplicam-se-lhe os desgos-
tos" . 

"Quanto possa, farei guardar as regras da convenien-
cia; e se, porventura, u m pouco me desvairar de tao honro-
so caminho, sirva-me de desculpa a imperfeigao de minha 

(1) O famoso padre Joao Herculano do Rego colaborou, amiudada-
mente, no Jornal do Commercio, de Inacio Bento de Loiola, a proposito 
de suas tropelias na Vitoria de Santo Antao. Transferiu-se, depois, para 
o interior do municipio do Benito. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 175 

natureza, o azedume de meus sofrimentos; ou, ainda, a mi-
n h a falta de inteligencia, que nao dos meus bons desejos". 

Com u m a pagina de versos de sete sllabas, de fundo mo
ral, toda a demals mater ia se constl tulu de ataques, em pro-
sa Intercalada de versos, na l lnguagem desempenada do re-
dator — "suplemento ao que ja dlsse pela A Ordem" (2) ao 
" tenente Antonio Vilela de Castro Tavares, dlretor da Colo-
nia Mllltar de Plmenteiras", a quem chamava de "inclvil, 
grosseiro, imoral e re laxado". Sucedeu que o referido oflclal 
m a n d a r a dar-lhe u m a surra, cujo manda ta r lo fol Igualmen-
te invetivado nos comentarlos e notas soltas redlgidos pelo 
padre . 

O Misanthrope deu "aos leltores u m novo espetaculo 
de seus infortunlos" no dla 17 do mesmo mes, ai cont lnuan-
do a cati l inarla contra o tenente esbordoador. E arrematou, 
fechando a 4^ pagina: 

"Leltores, dal-me licenga, 
Voltarel, sem mals detenga, 
Se nao for assasslnado!!!" . 

O destrambelhado jornal nao voltou a ser publlcado. 
Ent re tan to , nao constou noticla do assassinio do padre . . . 
(Bib. Pub. Est . ) . 

REVISTA MENSAL DO ENSAIO JURfDICO — Jornal 
Academico — Entrou em circulagao no mes de julho de 1863, 
formato de 30x21, com 16 paginas, fora a capa, esta em pa-
pel de cor. Apresentou, como divlsa, o concelto de Virgillo: 
"Labor omnia vincit". Comlssao de Redagao: Ralmundo Va-
lentlano de Morals Rego (presidente), Flrmino Llcinlo da 
SUva Soares (secretarlo), Filipe Franco de Sa, Antonio Mar-
t lnlano Lapemberg, Joaquim Jose Ferreira da Rocha Junior 
e Mllciades Pereira da Silva. Trabalho material da tlpogra-
fia do Diario de Pernambuco. 

Segundo a "Introdugao", Ensalo Juridlco era u m a so-
cledade de estudantes, fundada com o objetlvo de discutir 

(2) A Ordem, sucessora do Jornal do Commercio, terminara cortan-
do a colaboragao do Padre Herculano. Reatada, entretanto, escreveu ele, 
a 23 de Janeiro de 1866, que O Misanthrope, suspenso em junho de 1863, 
ia ser substituido per outro periodico, intitulado A Impostura Soberana do 
Mundo, a ser distribuido gratuitamente. Ficou sdmente na promessa. 
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"questoes juridicas pela t r ibuna e pela imprensa e, mais par-
t icularmente , o exercicio da prat ica do processo cr iminal" , 
sendo a Revista "a fiel expressao dessas louvaveis tendencias" . 

Seguiu-se a publicagao emi agosto e setembro, n u m to
ta l de 48 paginas, em numeragao corrida, divulgando, alem 
da produgao dos redatores, colaboragao especial de Jose Au-
gusto Galvao Pires, Braz Florentino Henriques de Sousa, Er
nesto Julio Bandeira de Melo, J . Campos (Medeiros e Albu
querque) , A. V. Carneiro da Rocha, Oliveira Fonseca e Fre
derico de Araujo. Como de praxe, nao faltou a "Cronica" 
dos acontecimentos (juridicos) do mes, a cargo de Valentiano 
do Rego e (a terceira) de F . F . S . 

So reapareceu em 1864, proporcionando mais tres edi-
Qoes, nos meses, respectivamente, de junho, julho e agosto. 
Os redatores R. V. de Morals Rego, Firmino Licinio e Joa-
quim J . F . da Rocha Junior foram substituidos por J . A. 
Galvao Pires (secretario), Frederico Marinho de Araujo e 
Joao Alves Mergulhao, passando Filipe de Sa pa ra a presi-
dencia da Comissao. 

Manteve o padrao inicial de apenas divulgar artigos que 
versassem temas juridicos (Bib. Piib. Est.) (1) . 

A GUARD A AVANQADA — Estreou sua circulagao a 18 
de julho de 1863, formato de 37x27, com quatro paginas a 
tres boas colunas de composicao. Trazia, abaixo do titulo, 
a guisa de lema, a expressao: "La garde meurt; ele ne se 
rend pas" . Impresso n a tipografia da rua dos Prazeres no 
24, subscrevia-se a 3S000 por serie de 25 numeros, custando 
120 reis cada exemplar . Redagao — no mesmo local. 

Justificando o t i tulo da folha, dizia o artigo "A cara-
vana" : "Nos tomamos ja a nossa posigao de vanguarda: os 
nossos olhos sao perspicazes, o nosso ouvido vai alerta, as 
a rmas prontas , a m a r c h a sera r ap ida" . 

Apos u m a serie de consideragoes, concluiu: "Outros se 
curvem sobre os vestigios floridos da fortuna; nos entramos 
com gosto n u m a carreira pobre de tudo, ate de gloria; mas 
quando dela sairmos ou nela expirarmos, seremos ricos do 

(1) Faltam comprovantcs dos ns. 1 e 3 do segundo ano. 
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contentamento da consciencia e das bengaos do povo, que 
nao deixara de derrama-las sobre estes seus ignorados e ver-
dadeiros amigos". 

No editorial "Profissao de fe", declarou: " . . . como es-
critores independentes, combateremos, com os recursos da 
razao, todos os erros e abusos do poder, sejam quais forem 
OS seus depositaries; e nao repousaremos armas enquanto 
nao virmos estabelecido em nossa terra um governo digno 
do seculo". 

"Queremos um governo que desagrave a bandeira na-
cional; que alevante o Imperio no conceito do estrangeiro, 
pelo exato cumprimento dos tratados e pelo acurado esmero 
em manter ilesa e respeitada a sua propria autonomia". 

O terceiro artigo foi dedicado a famosa liga, nascida "do 
incestuoso ajuntamento de dois sentimentos irmaos em ru-
indade: do despeito e da ambigao", acentuando: "O novo 
partido da liga comp6e-se de antigos conservadores e 
de antigos liberais, a quem os mesmos ruins sentimentos fi-
zeram sacrificar suas velhas crengas". 

Noutro, intitulado "Aos nossos amigos", aconselhava: 
"Rasguemos a mascara a esses agiotas do progressismo bas-
tardo, que ai enrolam suas antigas bande i ras . . . " 

Ainda inseriu uma "Carta ao Exmo. Marques de Olin-
da", que era o "protetor da liga". Outros comentarios me-
nores completaram o n° 1, terminando por atacar o Presi-
dente da Provincia, Conselheiro Joao Silveira de Sousa, que 
estava preocupado em promover "o desarmamento da Guar-
da Nacional, este grande baluarte das liberdades piiblicas". 

Criticando o Partido Progressista e seu jornal; critican-
do a politica "ligueira" de Francisco Xavier Pais Barreto e 
Antonio Vicente do Nascimento Feitosa; criticando O Libe
ral, orgao dos antigos praieiros da primeira linha, escreveu 
A Guarda Avangada, no segundo numero, sob o tltulo "O 
embuste; a hipocrisia": "Essencialmente constitucional e 
monarquista, o Partido Conservador nao adota outras ideias 
que nao sejam as que resultem da estrita combinagao de to-
dos OS elementos de que se compoe o nosso pacto funda
mental" . 

A partir do no 4, foi o periodico impresso na Tip. Co-
mercial, a rua Estreita do Rosario n° 12, ostentando melhor 
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feigao material. E prosseguiu o programa de ataques a tuao 
que nao fosse conservador ortodoxo ou vermelho, em artigos 
prolixos, mas redigidos com apuro de linguagem, so uma 
vez revelada a assinatura do Monsenhor Pinto de Campos. 

Na derradeira edigao, assim arrematou um editorial: 
"Os Silveiras de Sousa assemelham-se as grandes pestes: 
invadem, atacam, derribam; mas declinam e desaparecem 
ao repucho dos exorcismos e das litanias". Nas duas paginas 
do fim figuraram, mediante transcricao, dois artigos do li
beral ortodoxo Jeronimo Vilela Tavares (1) contra a triade 
maioral dos progressistas ou "ligueiros": Silveira de Sousa, 
Pais Barreto e Nascimento Feitosa. 

Divulgada a referida edigao — no 10, de 12 de outubro 
do mesmo ano — encerrou-se a existencia do jornal (Bib. 
Pub. Est.). 

DONA LIGA — Periodico Liberal Joco-Serio — Entrou 
em circulacao a 30 de setembro de 1863, (1 A), formato de 26x 
15, com quatro paginas a duas colunas de 15 ciceros. Impres-
so na oficina grafica de Joao de Barros Falcao de Albuquer
que Maranhao, a rua da Imperatriz n^ 31, destinava-se a 
sair as quartas-feiras e sabados, custando o exemplar 40 
reis. Sob o titulo, assinada A. B. , lia-se a quadra: 

"fi por certo caso novo, 
fi de espantar, maravilha: 
Enchi a panga e preguei 

' Nos liberals a forquilha!" 

Explicando o horroroso cliche-xilogravura de mulher, 
que encimava o cabegalho, assim comegou o artigo de apre-
sentacao de Dona Liga: "Eis-me de ponto em branco, na 
grande cidade do Recife, capital do heroico Pernambuco, re-
vestida de todos os meus adornos e atavios, com esta cara 
sem-vergonha e panga descomunal, emblema da minha po-
litica na provincia, tendo na mao direita a forquilha, que 
prego em quantos me crerem". 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho, mencionando 
A Guarda Avangada, simplesmente, come "periodico politico", declarou-o 
redigido por Jeronimo Vilela, o que nao seria possivel nem logico tratan-
do-se de jornal conservador ortodoxo, conforme esta acima demonstrado. 

(1 A) So no n° 13 lembrou-se a tipografia de acrescentar a data o ano 
da publicagao. 
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O editorial historiou, em linguagem satii'ica, os principios 
e o nascimento da liga, cujo pai era Chique-Pa (apelido de 
Francisco Xavier Pais Barreto); a mae, D. Silveria de Sousa, 
ou seja, Joao Silveira de Sousa, Presidente da Provincia; e a 
"comadre" ou "medico que a assistiu", Moises, como era 
cognominado o jornalista Nascimento Feitosa, sendo padri-
nhos OS Drs. Charma, Beleza e Sounago. Noutro comentario, 
aludiu a criagao dum "circo de cavalinhos" da tal liga, ser-
vido de mestres e palhagos. 

Fechou a ultima pagina da edigao de estreia o Aviso 
seguinte: "A Dona Liga nao falara da vida privada de pes-
soa alguma; respeitara, como Ihe cumpre, o sagrado das fa-
milias, e so admite artigos politicos joco-serios, em que se tra-
te de ridicularizar, como e preciso, a liga pernambucana do 
sr. Pais Barreto com o sr. dr. Feitosa". 

Constituiu tema unico do periodico — cuja redagao era 
atribuida ao liberal genuino (ou ortodoxo, como queiram) 
Jeronimo Vilela de Castro Tavares — o ataque sistematico, 
em prosa e verso, aos dirigentes da liga, atraves dos respec-
tivos nomes ou apelidos, inclusive acusando Moises de ter 
vendido o Partido Liberal a Chique-Pa, para a formagao do 
Partido Progressista. Assim concluiu um comentario do no 
4: " . . .sentimos, dentro dalma, que o sr. Feitosa tenha feito 
um papel tao triste, na politica do pais, que so com o ridi-
culo se Ihe possa responder". 

Dona Liga polemizou, em defesa de sua posigao, com O 
Progressista e O Papagaio de Dona Liga, este ultimo useiro 
da mesma linguagem de ridiculo. E fez a narrativa das re-
centes eleigoes provincials, combatendo os candidatos "li-
gueiros" a deputagao. 

No no 14, quando passou a imprimir-se na Tip. Liberal, 
a rua das Cinco Pontas n^ 71, tendo sido substituido o dese-
nho do cabegalho, abriu a primeira pagina a nota a seguir: 
"As coisas nao vao bem: os liberals tern resistido a liga for-
temente, e e por isso que ela agora aparece noutra posigao, 
pensativa, e com a forquilha virada para o chao. Quern sabe 
quantas posigoes tera ela ainda que tomar?" 

Sem modificagao no seu programa, o bissemanario atin-
giu o no 16 a 28 de novembro, divulgando, entao, este "Anun-
cio": "Aproximando-se o tempo da festa, e tendo a Dona 
Liga de descansar por algum tempo, avisa-se aos seus leito-
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res que agora so saira pa ra o ano vindouro e nos dias que 
se anunc ia r" . 

Terminou ai a publicagao (Bib. Piib. Est . ) . 
O RECIFENSE — Periodico Independente, Industrial, 

Noticioso e Literarlo — Surgiu no dia 14 de outubro de 1863, 
formato de 27x20, com quatro paginas de duas colunas lar-
gas . Editor e proprietario — Hermilo Duperron, que mon-
tou tipografia a rua do Ouro n° 4, insta lando a redagao na 
rua Augusta n° 54. Do Expediente constava publicar-se 
duas vezes por semana, as quartas-feiras e aos sabados (de-
pois passou a semanario), custando ISOOO a ass inatura tri-
mestral , acrescidos de S300 para fora da cidade, e 80 reis o 
numero avulso. 

Na "Introdugao", bas tan te longa, o editorialista afirmou 
que a imprensa nao vinha acompanhando "a marcha as-
cendente da civilizagao". O Recifense preencliia essa lacuna, 
dispondo-se a analisar todos os atos que caissem no dominio 
do publico e que nao dissessem respeito "a vida privada, 
sem distingao de pessoas". Tratar ia , tambem, de assuntos 
politicos, mas com patriotismo, do que se ufanava . Final-
mente, reunindo o util ao agradavel, divulgaria a lguma ma
teria l i terar ia . 

Logo comegou a divulgar, ocupando alto rodape das duas 
ul t imas paginas, pa ra recortar e encadernar , a novela "Feli-
cidade de u m milionario", por Mery. Alem disso, apenas a 
segao "Fatos diversos", mais externos que locals. 

Jornal pouco interessante, quase todo de mater ia t rans-
crita, salvantes raros artigos do padre Arruda e o extenso 
estudo seriado "O sacerdocio e o clero, o estado e o governo 
brasileiro", com criticas a neutral idade do Jornal do Recife, 
so no seu no 17 iniciou a "Cronica Semanal" , f irmada por 
Fidias, depois Heitor Damascene, a qual, en t re tanto , saia 
quinzenalmente . A primeira novela publicada, seguiram-se 
" 6 que Undo passaro!" e "A camara vermelha", esta nao 
passando das paginas 33/36. 

O Recifense, mal impresso, circulou ate o n° 31, data-
do de 2 de abril de 1864 (1) (Bib. Piib. Est.). 

O PAPAGAIO DE DONA LIGA — Periodico Politico 
Joco-Serio — Apareceu n a arena a 16 de outubro de 1863, 

(1) Alfredo de Carvalho dera a existencia d'O Recifense como termi-
nada com o n° 20, de 23 de dezembro de 1863. 
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formato de 27x18, com quatro paginas de duas boas colu-
nas . Circulagao as tergas e sextas-feiras, ao prego de 40 reis 
por exemplar ou 1$000 por serie de 26 numeros. Trabalho 
material da Tip. Republicana Federativa Universal, de Joao 
de B. F . de Albuquerque Maranhao. Sobre o titulo trazia 
um cliche, em madeira, representado por altiva mulher, de 
rebenque a mao esquerda e uma forquilha na direita, tendo 
a sua frente um papagaio caido da gaiola, que falava: "Co 
pe". Aos lados do desenho, em sentido vertical, as divisas: 
"Doutrina e Verdade" e "Ridendo castigat". 

No artigo-programa, dizia-se "sinceramente demo-
crata": amava a liberdade, como a luz, como a vida; nao 
tinha compromisso com nenhuma das parcialidades que dis-
putavam "a diregao dos negocios publicos"; enunciaria "seu 
pensamento, alto e bom som"; vinha discutir questoes po-
liticas e economicas, "de cuja solucao depende a prosperi-
dade e o engrandecimento do Brasil". 

Mais adiante, manifestando-se contra a audacia dos 
"charlataes, dos que "traficam com a miseria publica", acen-
tuou: "Havemos de verberar, com a satira e o ridiculo, a to-
da essa caterva de aventureiros que tem escarnecido e que 
ainda pretendem escarnecer da boa fe do pais; havemos de 
expo-los, em sua hedionda nudez, as vaias e aos apupos des-
se mesmo povo, de cuja longanimidade tem eles tao desco-
munalmente abusado". 

Como linica materia que ocupou o restante espago da 
edicao de estreia, o novo orgao nao fez outra coisa senao 
hostilizar e ridicularizar o periodico Dona Liga, assim con-
tinuando nas edigoes seguintes. Na de 3 de novembro — no 
4 — lia-se: "Sera verdade que o redator de Dona Liga diz de 
piano, a quem queira ouvir, que pertencera sempre aquela 
parcialidade que o fizer deputado?". 

Na sua curta existencia, a folha defendeu o governo do 
Conselheiro Joao Silveira de Sousa e atacou, principalmen-
te, as pretensoes politicas do lider liberal Jeronimo Vilela, 
chamando-o de Papa-Angu, "um charlatao muito mediocre". 

Nao ultrapassou, O Papagaio de Dona Liga, o no 5, pu-
blicado a 10 de novembro (Bib. Pub. Est.). 

O PHIL'ARTISTA — Trabalho e Virtude — Semanario 
da Associacao dos Artistas de Pernambuco, publicou-se o pri-
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meiro numero a 17 de outubro de 1863, formato de 30x20, 
com quatro paginas de tres colunas. Impresso na tipogra-
fia d'A Ordem, t inha redagao instalada na rua do Livramen-
to no 11, lo andar . Prego do exemplar — 160 reis. 

O artigo de apresentagao, assinado por P . A. (padre 
Azevedo), ocupou-se do "espirito animador" que convocava 
"OS homens para a prosperidade", frisando: "Eiste periodico 
e o mais poderoso recurso com que conta a sociedade para 
fazer aue se propaguem por alguns artistas desta cidade 
conhecimentos de que necessitam; senao emanados dos s6-
cios que mais se distinguem, ao menos extraidos dos escritos 
dos melhores mestres". 

Escolhido durante a reuniao preparatoria da Associa-
cao, o corpo redacional ficou assim constituido: padre Fran
cisco Joao de Azevedo, Silvino Silva, Joao Ribeiro Pessoa de 
Lacerda, Joao Ribeiro Pessoa de Lacerda Junior, Carlos Er
nesto de Mesquita Falcao, Jose Xavier Faustino Ramos, An-
gelo Jose Timoteo e Silva Lins. 

Circulou regularmente, divulgando artigos sobre Agri-
cultura, Liberdade, Trabalho e as Artes na Provincia, assina-
dos em geral com iniciais; discursos proferidos pelos conso-
cios, e transcricoes. a salientar "A Quimica aplicada as Ar
tes, a Agricultura e a Economia Domestica". "A chave da 
Ciencia ou os fenomenos de todos os dias", e tc . 

So viveu ate o n^ 9, de 12 de dezembro (Bib. Pub. Est.) . 

A VOZ DA VERDADE — Periodico Politico e Social — 
Distribuiu o primeiro numero a 26 de outubro de 1863, for
mato de 26x18, com quatro paginas de duas colunas, sendo 
impresso na Tip. Liberal, a rua das Flores no 5. Destinado 
a circular as segundas e quintas-feiras, vendia-se o exemplar 
a 40 reis, nao admitindo ass inaturas . 

Lia-se no artigo de apresentagao: "A Voz da Verdade 
prop5e-se a defender os legitimos interesses do Partido Li
beral; a mostrar-lhe que ele se acha inteiramente iludido por 
homens que, se apregoando de grandes patriotas, o estao 
vendendo a troco da satisfagao de sua desmedida ambigao 
6 que, embaindo a boa fe que muitos depositam neles, e com 
o auxilio que Ihes presta o governo, composto de servis pro-
selitos da nova oligarquia, que tao cedo entre nos assoma, 
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orgulhosa e onipotente, e com o emprego da poderosa cor-
rucao governativa, bem longe de procurarem a regenera-
cao da sociedade pernambucana, a vao at i rar a um abismo 
insondavel de m a l e s . " 

Toda a materia do jornal, de redagao caprichada, en-
volveu ataques aos lideres do Partido Progressista. No ter-
ceiro numero, intensificavam-se esses ataques, sobretudo em 
versos satiricos, sendo visados, principalmente, os candida
tes chamados "ligueiros" a senatoria — Nascimento Feitosa 
a Francisco Xavier Pais Barreto . No quarto, de 24 de no-
vembro. os nrincipais ataques alvejavam o Presidente da 
Provincia, Silveira de Sousa. 

Como era comum viverem pouco os jornais da epoca, 
A Voz da Verdade nao continuou a publicar-se (Bib. Piib. 
Est.). 

A ESTRELLA DO NORTE — Periodico Politico e Joco-
-Serio — Destinado a sair as segundas e quintas-feiras, sur-
giu no dia 27 de outubro de 1863, com quatro paginas, sen-
do impresso no formato de 26x18, de duas boas colunas, na 
tipografia de Joao de Barros Falcao de Albuquerque Mara-
nhao, a rua da Imperatriz no 31 . Preco do exemplar — 40 
reis. O cabegalho, ocupando mais de meia pagina, era en-
cimado pelo cliche, em xilogravura, de u m a estrela. 

"O seu fim — dizia ligeira nota de apresentagao — e 
sustentar os principios liberals puros, livres dessa mescla 
hedionda, a liga, que nos tem levado a um estado degradan-
te, e tambem desmascarar esses aventureiros politicos que, 
com enganosas palavras, tem trazido na mais perfeita ilu-
sao um povo digno de melhor sorte". 

Defendeu, a seguir, os nomes de Urbano Sabino Pessoa 
de Melo, Joaquim Saldanha Marinho e Antonio Pinto Chi-
chorro da Gama, apontando-os ao sufragio do eleitorado, 
para o preenchimento de uma vaga no Senado, contra a in-
clusao dos nomes de Antonio Vicente do Nascimento Feitosa 
e Francisco Pais Barreto na chapa do Partido Progressista. 

Na propaganda dos candidates liberals, atacou, sobre
tudo, o Presidente da Provincia, conselheiro Silveira de Sou
sa, que pretendia impor ao eleitorado um "casal de viboras", 
a par de acerbas criticas a liga e aos sens mentores — mistu-
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ra de liberals e "guabi rus" dissidentes — fazendo-o, inclu
sive, em versos chistosos. Assim foi ate o n° 7, de 19 de de-
zembro, ul t imo do a n o . 

Reapareceu A Estrella do Norte com o n° 1, ano II , a 17 
de Janeiro de 1864 (1), dizendo-se "orgao politico, judicia-
rio, literario e recreativo", sem mais cliche no cabecalho, 
anunciando os precos de 2S000 por serie de 26 numeros e de 
80 reis por exemplar . Saudando o ano novo, cont inuar ia a 
sus ten tar as ideias liberals, para le lamente ao t ra to das gran-
des questoes do dia, inclusive comerciais, morals e materials , 
a fora secoes l i terarias e recreativas e u m a galeria de "cari-
ca turas dos salt imbancos politicos". Sua pr imeira preocu-
pacao foi a tacar o juiz do Comercio, Tristao de Alencar Ara-
ripe, que dizia ter feito do cargo " u m meio de adquir ir for-
t u n a " . 

Nao existem comprovantes nem noticia do prossegui-
mento da publicagao (Bib. Pub. Est. e Bib. Naci.) (2) . 

REVISTA DO INSTITUTO ARCHEOLOGICO, HISTO-
RICO (1 A) E GEOGRAPHICO PERNAMBUCANO — Surfjiu 
este impor tan te orgao no mes de outubro de 1863, em for
m a t e de 22x14, com 32 paginas, mais a capa, esta em papel 
de cor, impresso n a Tipografia Universal, a r u a do Impera-
dor n° 52. Comissao de redacao: Aprigio Jus t in iano da Silva 
Guimaraes, Braz Florentino Henriques de Sousa e Antonio 
Rangel de Torres Bandei ra . Na folha de rosto t razia a se-
guinte quadra de San t a Rita Durao: 

"Goza de t an to bem, te r ra bemdita, 
E da cruz do Senhor teu nome seja; 
E quando a luz mais ta rde te visita, 
Tanto mais abundan te em ti se veja!" 

Reportou-se, a "Introdugao", a necessidade da "inves-
tigagao de todos os misterios da criagao, de todos os segre-

(1) Alfredo de Carvalho dera a existencia d'A Estrella do Norte 
como encerrada ao sair o n" 6, de 7 de dezembro de 1863. 

(2) Colegoes incompletas. Na de Pernambuco falta o n" 7 do pri-
meiro ano. A do Rio de Janeiro, Guanabara, esta desfalcada do n° 1 do 
ano segundo. 

(1 A) Ate o ano de 1919, era, apenas, Revista do Institute Archeologico 
e Geographico Pernambucano, quando uma resolugao da diretoria da so-
ciedade Ihe introduziu a palavra Historico. 
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dos da ciencia", quando a humanidade caminha, "em sua 
marcha ascendente, ligada ao passado pelas tradigoes e pela 
historia, e ao futuro pela na tura l inspiragao de seu proprio 
engrandecimento", acentuando, mais adiante: 

"Eis ai porque, cedendo ao desejo que se nos figura ne-
cessidade indeclinavel, tracamos, ha u m ano, a construcao 
de um novo edificio literario para esta nossa provlncia, e 
planejamos-lhe as dimensoes com que se deveria elevar. 
Compreendemos que nos seria indispensavel a existencia de 
uma instituicao especialmente destinada a recolher e con-
servar, como em mui peculiar e mui familiar repositorio, as 
memorias, as legendas inumeras, que por ai vogam esparsas 
e que se prendem mais ou menos a historia e a propria vida 
social desta nossa provincia". 

Depois de outras consideragoes em torno da utilidade 
da instituicao, concluiu: 

"Para que, porem, melhor o conhegam; para que a todos 
e em tudo seja presente o que se passa em sua mesma vida 
de associagao, sai o Inst i tute a correr mundo, com o t ran-
sunto de suas ideias e de suas obras bem patente na Revista 
que Ihe servira de orgao d'hoje em diante, e com as suas di-
visas muito especiais e significativas nos trabalhos d'espiri-
to que empreende na sua marcha de fervoroso progresso. 
Deste periodico, que inicia e abre a sua existencia para o pu
blico, da ta igualmente a sua missao, na parte mais impor-
tante e de mais elevada utilidade; e as paginas que, a contar 
de hoje, se vao abrir a este modesto repositorio das glorias 
da provincia, mostra-lo-ao, tal como ele realmente e, a todos 
OS espiritos que as veneram e que acreditam no futuro do 
pa is" . 

A edicao de estreia divulgou tao somente as atas das 
secoes de instalacao, preparatoria e de posse e os respectivos 
discursos de Joaquim Pires Machado Portela, Monsenhor 
Francisco Muniz Tavares, Antonio Vicente do Nascimento 
Feitosa e Jose Avelino Gurgel do Amaral . 

O no 2 saiu em Janeiro de 1864, prosseguindo a publica-
cao, t r imestralmente, ate o numero 27, datado de abril de 
1870. Durante esse periodo, a Comissao de Redacao sofreu 
varias modificacoes, menos quanto ao nome de Aprigio Gui-
maraes, dela participando, de substituigao em substituigao, 
Pedro Autran da Mata e Albuquerque, Scares Brandao, Fran-
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Cisco Manuel Raposo de Almeida, Jose Bento da Cunha e Fi-
gueiredo Junior, Aires de Albuquerque Gama, Joaquim Jose 
de Campos da Costa Medelros e Albuquerque e Salvador Hen
rique de Albuquerque. Dava, em media, 70 paginas de texto. 

Suspensa, ressurgiu, apos treze anos de inativldade, com 
o no 28, correspondente ao primeiro semestre de 1883, con-
tendo 202 paginas, sem indicar comissao de redagao. Inse-
riu o "Dialogo das Grandezas do Brasil", copiado e anotado 
por Varnhagem, e deu inicio ao estudo "Nobiliarquia per-
nambucana" , de Antonio Jose Vitoriano Borges da Fonseca. 
Apresentando identico numero de paginas, a edigao relativa 
ao segundo semestre (no 29) so saiu no ano seguinte. 

Desde entao a Revista publicou-se irregularmente, como 
a seguir: Ns. 30 e 31 — 1886; 32 a 34 — 1887; 35 — 1888; 
36 a 38 — 1890; 39 a 42 — 1891; 43 e 44 — 1893; 45 e 46 — 
1894; 47 — 1895; 48 e 49 — 1896; 50 — 1897; 51 — 1898; 
52 — 1899; 53 — 1900; 54 e 55 — 1901; 56 — 1902 (escre-
via Mario Melo no no 100, de abril-junho de 1918: "Fir-
mou-se, com o n° 56, o periodo aureo da Revista do Insti
tute Arqueologico, havendo em tudo ordem, boa distribuicao 
dos t rabalhos") ; 57 a 60 — 1903; 61 a 64 — 1904; 65 e '66 
— 1905; 67 a 69 — 1906: 70 — 1907; 71 a 74 — 1908; 75 a 
78 — 1909; 79 a 82 — 1910; 83 — 1911; 84 — 1912; 85 — 
1913; 86 — 1914; 87 a 90 — 1915 _ 91 a 94 — 1916; 95 a 98 
— 1917 (um so volume, comemorativo do centenario da re-
volugao republicana de 1817, inserindo, nas suas 523 pagi
nas, exaustiva materia documental, com diversos cliches, 
sendo um em pagina dupla, encimada a montagem com o 
escudo de Pernambuco, seguido de retratos individuals dos 
membros da diretoria do Ins t i tu te no ano em curso); 99/ 
100 — 1918 (estudo bibliografico da Revista, desde a funda-
cao, autoria de Mario Melo, seguido dum indice alfabetico 
dos trabalhos publicados em todo o periodo); 101 e 102 — 
1918; 103/104 e 105/106 — 1919; 107/110 — 1920; 111/ 
114 i— 1921; 115/118 — 1922 (624 paginas, dedicadas a 
emancipacao politica do BraslD; 119/122 — 1923; 123/126 
— 1924 (comemorativo do centenario da Confedera(?ao do 
Equador) ; 127/130 — 1926; 131 /134—1927; 135 142 — 
1929; 143/146 — 1930; 147/150 — 1931; 151/154 — 1932 
(alterou a grafia do titulo, adotando a forma fonetica nas 
palavras Arqueologico e Geografico, e divulgou os Estatu-
tos da agremiacjao); 155/158 — 1935; 159/162 — 1936 (com 
o "Vocabulario pernambucano", de F . A . Pereira da Costa) . 
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Parou ai a numeracao das edigoes. Acham-se elas en-
feixadas em 34 volumes. Desde entao, cada edigao constitui 
um volume unico, acentuando-se, porem, a anormalidade da 
circulagao, como se vera abaixo: 

Vol. XXXV — 1937/1938; saiu em 1941, ano em que 
circulou, igualmente, o XXXVI, correspondente a 1939/1940; 
Vol. XXXVII — 1941/1942; vol. XXXVIII 1943; vol. 
XXXIX — 1944: saiu em 1945; vol. XL — 1945: saiu em 
1946; vol. XLI — 1946/1947: saiu em 1948 (com o texto do 
Livro de Tombo do Mosteiro de Sao Bento, de Olinda, prece-
dido de prefacio de Afonso de E. Taunay) ; vol. XLII — 
1948/1949:saiu em 1952; vol. XLIII — 1950/1953: saiu em 
1955. 

No n° 46, publicado em 1894, foi restabelecida a Comis-
sao de Redacao, com os seguintes nomes: Joao Batista Re-
gueira Costa, Cicero Odon Peregrino da Silva, Antonio Ade-
lino de Luna Freire e Francisco Augusto Pereira da Costa. 
Ocorrendo substituicoes, vieram tambem a integra-la Sebas-
tiao de Vasconcelos Galvao, Alfredo de Carvalho e Artur Mu-
niz, e desde o no 50 voltou a constituir-se de tres membros, 
em vez de quat ro . 

O no 78, de 1909, apareceu com duas comissoes de reda
cao: uma indicada na capa e outra no texto, em consequen-
cia da cisao havida na mesa diretora do Ins t i tu to . Destitui-
das ambas, o n^ 79 indicou esta outra: Regueira Costa, Hen
rique Capitolino Pereira de Melo e Mario Melo. O ultimo 
permaneceu indefinidamente, sendo os demais, de quando 
em quando substituidos por novos nomes, a saber: Padre 
Heliodoro Pires; novamente Sebastiao Galvao e F . A. Perei
ra da Costa; Neto Campelo, Oliveira Lima, Goncalves Maia, 
Metodio Maranhao, Samuel Campelo, Tome Gibson, Jeroni-
mo Gueiros, Naasson de Figueiredo e Carlos Augusto Pereira 
da Costa. A comecar do vol. XXXV, de 1937/38, tornou-se 
unico diretor responsavel o secretario perpetuo Mario Melo, 
"licenciado" pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
(repartigao extinta anos depois) . 

No decorrer de 1909/1910 verificou-se "um parentesis" 
na vida do Inst i tuto Arqueologico. "Divergencias num plei-
to eleitoral ocasionaram cisao, duplicata de diretoria, reme-
dios judiciarios, paralisagao da vida social e, por fim, destrui-
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cao do predio" (na Praca Joaquim Nabuco, onde funcionava 
desde 1874) . Segundo a "Declaracao" que abriu o no 83, de 
1911, "esses contratempos ocasionaram. tambem suspensao 
de verbas de auxilio e, como e natural , atraso da Revista. 
Em 1912 voltou o Inst i tute a regularidade, cedendo grande 
maioria dos cindidos aos seus caprichos pessoais". Enquan-
to isto, passou a funcionar numa sala "que Ihe emprestou o 
governo, no Ginasio Pernambucano, em troca do predio de-
molido". E concluiu: "Felizmente, o Congresso votou verba 
especial para um edificio nosso e o governo, obedecendo a 
ditames patrioticos, sancionou o ato legislative". Mas so em 
1920 o Insti tute se transferiu para a rua do Hospicio, cuia 
sede propria, por doacao do governo de Manuel Borba, ainda 
hoje ocupa. 

Por decreto de 8 de Janeiro de 1919, o governo federal, 
sob a presidencia de Delfim Moreira, reconheceu o Institu
te "como associacao de utilidade publica", o que figurou em 
pagina especial do n° 103/104 da Revista. 

Tendo mantido, na capa e na folha de rosto, ate o no 
30 e nos n s . 53 e 54, a quadra de S. Rita Durao, foi a mesma 
entao substituida pela seguinte, que ainda permanece, en-
cimando o brasao da sociedade: 

"Os heroicos feitos dos antigos, 
Tende vivos e impresses na memoria, 
Ali vereis esforce nos perigos, 
Ali ordem na paz digna de gloria". 

("Prosopopea" — Bento Teixeira) 

Alem da materia documental, atas, relatorios, noticia-
rio e discursos, a Revista divulgou, durante sua longa exis-
tencia, producoes de carater historico, assinadas nao so 
pelos membros do seu variado corpo redacional, mas tam
bem por outros associados, tais como: Maximiano Lopes Ma-
chado. Padre Lino do Monte Carmelo Luna, Jose Higino Du-
arte Pereira, Jose Domingues Codeceira, J . Capistrano de 
Abreu, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, Elisio de Carvalho, 
Otavio de Freitas, Anibal Fernandes, D. Pedro Roeser, Vi
cente Ferrer, Eusebio de Sousa, Joaquim da Fonseca Nunes 
de Oliveira, Manuel Arao, J . Coelho Brandao, J . A. Correia 
de Araujo, Conego Jose Barata, Vicente Temudo Lessa, C6-
nego Xavier Pedrosa, Leonidas de Oliveira, Celso Vieira, Joao 
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Alfredo Correia de Oliveira, Aurelio Domingues, Gondim Fi-
Iho, Anisio Galvao, Barbosa Lima Sobrinho, Estevao Pinto, 
Adelmar Tavares, Oton J . Bezerra de Melo, Luiz da Camara 
Cascudo, Gaspar Guimaraes, Ruber Van der Linden, Raimun-
do Pais Barreto, Velho Sobrinho, Raul Azedo, Luiz Delgado, 
Osiris Caldas, L. C. Cardoso Aires, Mario Sete, Monteiro 
de Melo, Eustorgio Vanderlei, Frei Andre Maria Pratt , Edgar 
Teixeira Leite, Artur Moura, Franklin de Faria Neves, Gile-
no De Carli, d. Gabriel Beltrao, Hildebrando de Meneses, Jose 
Maria C. de Albuquerque e Melo, Luiz Estevao de Oliveira, 
Mario Coelho Pinto, Valdemar Valente, Monsenhor Cunha 
Pedrosa, F . Saturino de Brito, Gilberto Freyre, Fernando 
Barroca, Helio Viana, Celio Meira, Eladio Ramos, Getulio 
Cesar, Gil de Metodio Maranhao, Otavio Pinto, J . A. Gon-
salves de Melo Neto, Rene Ribeiro, Hermogenes Viana, etc . 

Ate o no 7 e OS ns . 32 a 35 da Revista foram impresses 
na mencionada Tip. Universal; n° 8, na Tip. Mercantil, a 
rua Estrelta do Rosario, 28; n s . 9 a 27 e 47 a 78, na oficina 
grafica do Jornal do Recife, a rua do Imperador n° 47; n s . 
28 a 31, na Tip. Industrial, a rua do Imperador, 14; n s . 36 
a 44, na oficina da firma F . P . Boulitreau, a rua do Impe
rador, 48; ns . 79 a 122, na Imprensa Industrial, de I . Neri 
da Fonseca, a rua Visconde de Itaparica (atual do Apolo), 
78/82; e, a partir do no 123, na Segao Grafica da Repartigao 
de Publicagoes Oficiais, depois denominada Imprensa Oficial. 

Quando, em carater interino, governava Pernambuco, 
o general Dermeval Peixoto ordenou, em portaria de 
7/8/1946, que a Imprensa Oficial nao mais imprimisse gra-
tuitamente, como era de praxe, a Revista do Institute, norma 
que foi restabelecida no governo, tambem interino, de Ama-
ro Gomes Pedrosa, em data de 8 de margo de 1947. 

Como se ve, a publicagao do orgao especializado tinha, 
desde 1924, amparo financeiro legal. Merecido e justo. 
Nada obstante, apos a edicao de 1950/1953, impressa em 
1955, houve um hiato bem mais prolongado do que vinha 
ocorrendo, culpas divididas entre a editada e o editor. 

Assim e que o volume da Revista — XLIV — correspon-
dente aos anos de 1954 a 1959 so veio a circular em 1961. 
Edigao de 556 paginas, ainda apresentou, na capa, como di-



190 LUIZ DO NASCIMENTO 

retor-responsavel, o nome de Mario Melo (2), membro da 
Comissao de Redagao, tambem integrada por Olimpio Costa 
Junior e Jose Maria de Albuquerque e Melo. 

O volume constituiu-se de um Indice anotado, comple-
to, de tudo o que se publicou na Revista, desde o seu primei-
ro niimero ate 1953, "em forma de catalogo-dicionario", com 
o registo de "autores, assuntos e titulos n u m a so ordem al-
fabetica", t rabalho organizado pelo historiador Jose Honorio 
Rodrigues (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.) (3) . 

O RAYO — Periodico Politico e Joco-Serio — Surgiu 
a 6 de novembro de 1863, formato de 27x18, com quat ro pa-
ginas de duas boas colunas, sendo impresso na Tip . Repu-
blicana Federativa Universal. Trazia sobre o ti tulo u m cli
che t rabalhado em madeira, da a l tura de meia pagina, cujo 
desenho representava ceu plumbeo e fundo branco, dai sain-
do um ante-brago, de facho a mao, a distribuir raios em di-
regao a t e r ra . Abaixo, o distico: "Liberte! Liberte cherie" 
(Marseillese) . Nao marcava dia certo pa ra circular, o que 
anunciar ia pelo Diario de Pernambuco. 

Constava do artigo de apresentacao: "O Rayo vem des-
per tar os brios adormecidos do indomito Leao do Norte, do 
valente soldado da patria, t an tas vezes laureado nos grandes 
prelios da liberdade! O Rayo vem sublevar a opiniao publi-
ca, vem ergue-la ate a a l tura da situacao! Alistando-se nas fi-
leiras da democracia, que e a grande causa dos tempos moder-
nos, ele vem defender os imprescritiveis direitos do povo, 
vem pugnar pelos que sofrem e pelos que t r aba lham" . Con-
cluiu dizendo que os aventureiros seriam fulminados, mas 
OS inocentes seriam poupados. 

O segundo editorial focalizou a queda de u m a oligar-
quia e a ascensao de outra, "mais funesta que a primeira", 
condenando a candidatura ao Senado dos lideres do Part ido 
Progressista: Nascimento Feitosa e Francisco Xavier Pais 

(2) O poligrafo Mario Melo faleceu no dia 25 de maio de 1959, sen-
do-lhe dedicado o vol. XLV, de 1960, mas so aparecido em 1965. Ate pu-
blicar-se este 5° vol. da "Historia da Imprensa de Pernambuco" nao res-
surgiu, por motives imperiosos, a Revista do Institute Arqueologico, His-
torico e Geografico Pernambucano. 

(3) Existem colegoes, embora incompletas, em todas as principals 
bibliotecas do pais. 
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Barreto. Numa segao de versos, fustigando os deputados 
que queriam ser senadores, vituperou: 

"Nao vendais a vossa patr ia 
Ao ouro dos Portugueses, 
Para serdes, de improviso, 
Baroes, viscondes, marqueses". 

Saiu o no 2 a 14 de dezembro. Um artigo de tres p§.gi-
nas ferreteou a liga, aduzindo, a certa al tura: "O dr . Anto
nio Vicente do Nascimento Feitosa, que era o simbolo de to-
das as aspiracoes do Partido Liberal de Pernambuco, mos-
trou, na organizagao da liga, que nao passava de um ambi-
cioso vulgar, sacrificando os interesses do Partido Liberal 
aos caprichos de sua imensa vaidade". 

Noutro editorial, enalteceu a candidatura do liberal or-
todoxo Urbano Sabino Pessoa de Melo ao Senado. O ultimo 
comentario intitulava-se "Ladroes no Foro", devendo prosse-
guir na edicao seguinte, o que nao aconteceu porque o O 
Rayo nao voltou a emanar a virulencia de seus ataques (Bib. 
Piib. Est.) . 

O M O Y S E S — Periodico Politico, Joco-Serio — Impres-
so na Tipografia de Joao de Barros Falcao de Albuqerque 
Maranhao, si tuada a rua da Imperatriz no 31, formato de 
27x19, com quatro paginas de duas colunas largas, circulou, 
pela primeira vez, a 20 de novembro de 1863, destinando-se 
a sair as tercas e sextas-feiras e vendendo o numero avulso 
a 40 reis. Apresentou-se sucintamente aos leitores: 

"Dificil e embaragosa e a primeira apresentagao no ce-
nario politico! Pois bem! Ai me apresento, mas e necessario 
que me defina e declare quais os meus principios e o meu 
fim. Os meus principios sao os liberals — puros. O meu fim 
e combater, com todas as forgas essa mascarada — a liga — 
que foi tao mal compreendida e executada pelo sacrificador 
do nosso part ido. Dito isto, sem mais preambulos, entramos 
em agao". 

Sua materia foi constituida de uma car ta de Moises a 
Chiqui-Pa, dialogo entre a liga e d. Pepineira, uma circular 
eleitoral em versos; motes e glosas e comentarios, sem outro 
sentido que nao a satira e o ridiculo contra os lideres do Par-
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tido Progressista, a que os liberals ortodoxos chamavam a 
liga. 

Apesar do enunciado no expedlente, o segundo numero 
so saiu a 14 de dezembro. Trouxe, sobre o titulo, uma cari-
catura, como sendo a de Moises, apelido atribuido ao joma-
lista Nascimento Feitosa, cercado o desenho de cinco quadras 
verrinosas, a ultima das quais assim terminada: "Els aqul 
quem o povo traiu!". Toda a materia dessa edicao foi consti-
tuida da descricao de um espetaculo, o "Bumba-meu-bol", 
representado "no largo do Pago das Imoralidades Politicas", 
sendo o cavalo-marinho Chiqui-Pa (apelido de Francisco 
Xavler Pais Barreto) . 

Nas mesmas condigoes circulou o n^ 3 a 25 de dezem
bro. E foi o ultimo (Bib. Pub. Est.). 

O LINGUARUDO — Periodico Critico e Joco-Serio — 
Saiu a lume no dia 23 de novembro de 1863, formato de 27x 
18, com quatro paginas de duas colunas largas. Impresso 
na oficina grafica de Joao de Barros de Albuquerque Mara-
nhao, a rua da Imperatriz n° 31, estabeleceu o prego de 40 
reis por exemplar. Encimou o titulo o desenho, gravado em 
madeira, de um homem em perfil, imensamente obeso, a lin
gua de fora e um guarda-chuva debaixo do brago, tendo 
como legenda, uma de cada lado, as seguintes quadras: 

"Sou linguarudo, Sinto-me forte 
Mas com razao; Como um Catao, 
Falo de tudo Contra os apostolos 
Sem excegao. Da corrugao". 

Nos seus artigos, o jornal criticou os partidos Liberal e 
Conservador, que se deixaram transformar no Progressista, 
mediante a composicao de uma liga que reuniu elementos 
egresses das duas tradicionais agremiagoes politicas, e con-
denou as candidaturas de Francisco Xavler Pais Barreto e 
Nascimento Feitosa ao Senado, aconselhando aos eleltores 
uma lista triplice constituida de Saldanha Marinho, Chichor-
ro da Gama e Visconde de Camaragibe. 

O Linguarudo, que se anunciara como bissemanal, so 
divulgou o segundo numero (1) a 5 de dezembro, trazendo 

(1) Os "Anais" so registaram, seguido de interrogagao, o "n° 1 e 
linico" 
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mater ia mais variada, sem deixar de mao, entretanto, Chi-
qui-Pa e Moises, como chamava aqueles dois entao maiorais 
do Part ido Progressista. 

A interrupgao — dizia a no ta — "foi devida a marcha 
irregular da Tip . Federativa, onde se da a ele publicidade, 
e as discordias nela havidas entre o proprietario e seu depo-
sitario H. E . de L. A. Agora, porem, prevenimos ao publico 
que a publicagao deste periodico se tornara regular, saindo 
nas segundas e quintas-feiras". 

Nao foram, contudo, encontradas outras edigoes (Bib. 
Piib. Est .) . 

O ECHO BRASILEIRO — Periodico Patriotico e Critico 
— Circulou a 25 de novembro de 1863, formato de 27x18, 
com quatro paginas a duas colunas de 14 ciceros. Impri-
miu-se na Tip . Rep. Fed. Universal, constando do Expedi-
ente: " . . .nada tern com a politica, qualquer que seja a sua 
cor. De acordo com o nosso programa, publica-se todo e 
qualquer artigo que nao ofender a moralidade publica e vier 
convenientemente legalizado. Saira as quartas-feiras; cada 
numero avulso custa 40 reis" . 

Consoante longo artigo de apresentagao, dispunha-se a 
gri tar "contra a perseguigao que sofre o povo brasileiro sob 
a influencia dos Portugueses, sendo lamentavel que os nos-
sos jornalistas nao t ra tem de debelar essa vergonhosa influ
encia, ja que o governo nao se importa que o Brasil, em vez 
de ser u m a nagao rica e poderosa pela imensidade dos re-
cursos do seu territorio, viva na miseria, n a ignorancia e n a 
dependencia do estrangeiro, ou antes, dos Portugueses, 
como se ainda fossemos seus colonos". 

Frisou o editorialista que, no decorrer de 40 anos de in-
dependencia, somente os Portugueses haviam lucrado, agam-
barcando todos os lucros e zombando da miseria dos bra-
sileiros. 

Seguiram-se outros comentarios, uim deles afirmando 
que ate o Clube Pernambucano era quase todo constituido 
de Portugueses. E a segao "O vigilante incognito" foi inicia-
da para fazer "criticas, denunciar ao publico as trafican-
cias dos larapios e galegos". Algumas anedotas, ao fim, 
amenizaram a catil inaria ant i - lusi tana. 
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Ao que tudo indica, depois do primeiro numero O Echo 
cmudeceu (Bib. Pub. Est.). 

O CLARIM DA FAMA — Periodico Satirico — Apareceu 
no dia 1 de dezembro de 1863, formato de 22x16, com qua-
tro paginas de duas colunas. Impresso na Tip . Popular, si-
tuada no Largo das Cinco Pontas, sairia em dias indetermi-
nados, custando 40 reis o exemplar. Sobre o titulo figurou 
vistosa vinheta de um globo mundial , em par te cercado de 
nuvens, entre as quais um anjo a tocar clarim. Aos lados, 
duas a duas, liam-se as quadras abaixo: 

"Nos ares re tumba Charmd Timbo-grande, 
Da Fama o Clarim, Juizeco Barros, 
Que nos anuncia Parteiro Sarmento, 
Da liga o mau fim. E outros galfarros. 

• Estao em apuros: Uma tal caterva 
Checheu entupido, Ser5, bem tosada, 
Soco de camboa, Ate que a liga 
Moises corrompido, Seja derrocada". 

"Orgao das ideias liberals puras — escreveu a redagao 
— este periodico, ainda que pequenino, tem por missao des-
mascarar e zurzir energicamente a essa caterva de reprobos 
perdidos na opiniao, traidores a patr ia e ao povo, esses hipo-
critas e fementidos, que, dizendo-se, uns, liberals e progres-
sistas, e outros, conservadores moderados ou "ligueiros", re-
negarn suas crencas e fazem da consciencia taboleta de mo-
dista, cometendo as maiores baixezas, as maiores infamias, 
contanto que, semelhantes aos caes famelicos, possam agar-
rar um osso, que da mesa do governo Ihes seja atirado pelos 
lacaios de libre agaloada, para o roerem com avidez, entre-
tendo a gana que os devora. . . miseraveis que sao! 

"Eis o porque e para que aparece, na arena jornalistica, 
O Clarim da Fama. Esta di to". 

Da primeira a ul t ima pagina, tudo o que se viu foi o 
achincalhe e o ridiculo dos dirigentes progressistas Nasci-
mento Feitosa e Francisco Xavier Pais Barreto, sobretudo 
atraves dos respectivos apelidos Moises e Chiqui-Pa, ao pri
meiro dos quais atribuindo ate desonestidades. Nao deixou 
de sofrer verrinadas, em versos irreverentes, o "Xexeu go-
vernante" . 
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Nas duas edigoes seguintes, em m.eio a continuagao da 
cati l inaria, a redagao fez a apologia dos candidatos liberals 
a Senatoria: Chichorro da Gama e Urbano Sabino. 

Mas, no dia da eleigao, 6 de dezembro, quando saiu o n " 
3, calou-se o valente Clarim (Bib. Pub. Est . ) , 

O BARRIGUDO — Periodico Satirico — Destinado a 
sair em dias indeterminados, circulou a 18 de dezembro de 
1863, sendo impresso n a T ip . Popular, no Largo das Cinco 
Pontas no 71, formato de 27x19, com quat ro paginas a duas 
colunas de 15 ciceros. Acima do ti tulo, figurou o desenho 
correspondente, com a palavra Progress© impressa no volu-
moso abdome, tendo u m saco pendurado em cada mao e u m 
terceiro ao pe, respectivamente, com os dizeres: Deputa§ao, 
Alfandega Gorda e Senatoria. Formando duas colunas aos 
lados do cliche, os versos a seguir: 

"Sou barr igudo, 
Sou patoteiro, 
fi meu progresso 
Fisgar d inhei ro . 

Neste proposito, 
Que aqui registro, 
De deputado 
Fui a min i s t ro . 

Por ser a quadra 
De transigao, 
Foi a meu jeito 
A dissolugao. 

Em Pernambuco 
Criei a liga 
Por ser devoto 
Do deus Bar r iga . 

Tendo formado 
Essa pandi lha, 
Mui gordo osso 
Tive em pa r t i lha . 

Juiz d'Alfandega 
Fui nomeado, 
De novo eleito 
Fui deputado . 

Mas aspirando 
Coisa melhor, 
:fi meu intiiito 
Ser senador . 

Minha pinguela 
Mandei armar , 
Nela fazendo 
Moises passar, 

O qual, deixando 
Sua chefanga, 
Veio servir-me 
Como ordenanga; 

E me promete 
Que serei tudo, 
Levando o povo 
Grosso canudo . 

P ra que n a lista 
Entrasse eu, 
file a ser bucha 
Se resolveu. 

Ah! que se pilho 
Tao doce mama , 
Moises e a liga 
Deito n a l a m a " . 
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Iniciou o texto o seguir^te "Introito": "fiste periodico 
e dado a luz da publicidade para por a mostra a calva escan-
dalosa do figurao representado na estampa e cuja trafican-
cia politica descrevemos, alusiva e resumidamente, nas res-
pectivas legendas e nos versinhos que se leem nas extremi-
dades. 

"Excusado nos parece dar maiores esclarecimentos ao 
leitor; e vamos entrar na liga, sustentando as ideias liberals 
genuinas, que professamos, e tosando com energia, nao so 
ao tal barrigudo (1) como tambem a caterva de progressis-
tas da barriga, que se constituiram escravos desse trafican-
te, vendendo-lhe o grande Partido Liberal da provincia, a 
que outrora pertenceram". 

Seguiram-se um artigo em prol da reorganizagao do 
partido praieiro, outro de advertencia aos "progressistas pro-
vocadores", com a ameaga de "olho por olho, dente por den-
te", e boa quantidade de versos satiricos, de grande morda-
cidade, agressivos mesmo, envolvendo Chiqui-Pa e Moises. 

Ao que consta, nao voltou a publicar-se O Barrigudo 
(Bib. Pub. Est.). 

1864 (+) 

O BRADO NACIONAL — Periodico Politico, Judiciario, 
Comercial e Literario — Entrou em circulagao no dia 2 de 
abril de 1864, formato de 37x27, com quatro paginas de tres 
colunas, trazendo abaixo do titulo, com a assinatura Do 
Povo, a quadra: 

(1) O barrigudo era Francisco Xavier Pais Barreto, antigo membro 
do Partido Conservador. 

( + ) Sob o n" 387, Alfredo de Carvalho registou, nos "Anais", O Cla
mor Brasileiro, tendo como redator responsavel Francisco Jose Alves de 
Almeida, que assinara o respectivo termo a 18 de Janeiro de 1864. 

Nas mesmas condigoes — n° 390 — mencionou O Amigo do Povo, do 
qual teria sido redator Belizario da Cunha Chaves, cujo termo de respon-
sabilidade firmara a 10 de maio, tambem de 1864. 

Entretanto, nao circularam esses dois jornais. Nem chegaram a ser 
anunciados nalgum orgao da imprensa da epoca. 

Outro que ficou na vontade dos redatores foi o Zome, a respeito do 
qual publicou o Diario de Pernambuco, nos "Avisos diversos", a 22 de se-
tembro do ano em aprego: "Esta no prelo o primeiro niimero do periodico 
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"Na miseria em que vivemos 
Nao podemos mais nos ter; 
Conquistar nossos direitos 
:fi nosso brio e dever". 

Constava do expediente, numa faixa na largura da pa
ginal " . . .publica-se aos sabados na Tipografia Imparcial 
Pernambucana, de Elias Marinho Falcao de Albuquerque 
Maranhao. rua de Horta n° 14. Assina-se na mesma tipo
grafia. a 3$000 por trimestre, pagos adiantados. Recebe-se 
anuncios, comunicados e correspondencias dos srs. assinan-
tes, OS quais sendo de interesse publico se publicam gratis. 
Os anuncios pagarao 80 reis por linha e 40 reis pelas linhas 
de repeticoes. O oorte e franco para as provincias e comar-
cas, sendo as assinaturas pagas por seis meses. Recebe-se 
qualquer artigo de interesse particular, contanto que venha 
legalmente responsabilizado". 

Abria a primeira pagina a vinheta de u'a mao com ca-
neta entre os dedos. em posiqao de escrever. Declarava o 
"Programa" nao ter politica, frisando: 

" . . .queremos trabalho e pao para o povo, que serve aos 
grandes especuladores de besta de carga. O Brado Nacional 
sera um forte propugnador do comercio a retalho para os 
brasileiros; procurara defender as artes e agricultura que 
se acham definhando gragas aos cuidados dos homens emi-
nentes que so se lembram do povo nos dias da luta eleitoral". 

denominado Zome, o qual so acidentalmente tratara da politica, por ser 
d€stinado a educagao e moralidade das famllias". 

ftste ultimo projeto de periodico tem la a sua historia, resumida na 
nota "Ao publico", inserta nas "Publicacoes a pedido" do mesmo Diario, 
edigao de 16 de outubro de 1864: 

"A vista das ameagas de ferro, fogo e pau que aos redatores do perio
dico denominado Zome fizeram, de publico, os Ferrabrazes do progresso, 
de ac6rdo, sem diivida, com o sr. Domingos de Sousa Leao, nao podem 
OS mesmos redatores, desejosos como estao de satisfazer aos numerosos as-
sinantes que ja conta aquele jornal e instam pela sua publicagao, deixar 
de interpelar o mesmo sr. Domingos de Sousa". 

Seguiu-se a interpelagao ao Presidente da Provincia: se manteria a 
liberdade de imprensa, garantindo os redatores ameagados. So no caso 
afirmativo, desvanecida que fosse a "impressao de terror", seriam solici-
tos em publicar o seu jornal "grave e serio, para recreio e bom tom das 
fcimiLias" 

Findou af a historia do prometido periodico, que nao teve condicoes 
para sobrepor-se as ameagas dos "sicarios". 
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" . . .respeitara a vida particular de cada cidadao; nao 
en t ra ra jamais nem nos palacios dos ricos nem nas chou-
panas do pobre". 

A par de artigos redacionais, T . M. escreveu sobre "A 
alta missao do negociante e a sua utilidade em relagao ao 
Estado", completando a edigao de estreia a segao "Varie-
dades" . 

Tendo como objetivo primordial a defesa do povo e a 
necessidade da nacionalizagao do comercio, estampou suces-
sivos artigos nas edigoes subsequentes, alem de Comunica-
dos, discursos parlamentares, poesias, correspondencias, 
principalmente de Goiana, transcricoes, "Mofinas" (1) e 
"a nedidos", um destes recomendando a candidatura de An
tonio Pinto Chichorro da Gama para o Senado. 

A publicagao procedeu-se com regularidade, encerrando 
o ano o no 38, de 17 de dezembro. Prosseguiu a 7 de Janeiro 
de 1865, sem interromper a numeragao. 

Em substancioso editorial, nessa primeira edicao do Ano 
II, lia-se, apos uma analise do ano preterito e do que poderia 
trazer de novo o recem-chegado: 

"A situacao! fi a mais critica e a mais deploravel de to-
das quantas temos visto em nossos dias, porque tende ao de-
sabamento geral da sociedade brasileira, porque tende ao seu 
despenhadeiro!" Argumentava com a negagao de direitos 
ao povo, a deficiencia das artes e da agricultura e o dominio 
do comercio a retalho pelos Portugueses. 

Continuou O Brado Nacional (2) a desenvolver seu pro-
grama, entre censuras ao gabinete ministerial e a liga, ou 
Partido Progressista, que man t inha o poder em Pernambuco. 

(1) A primeira "Mofina", iniciada no n° 16, de 16/7/1864, transcre-
veu uma resolucao da Camara Municipal de Lisboa, segundo a qual era 
vedado aos estrangeiros venderem, como mascates ou em barracas, bebi-
das, quinquilharias e fazendas... 

(2) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho atribuiu a re-
dagao d'O Brado Narfonal a Modesto Francisco das Chagas Canabarro. En-
tretanto. a colegao manuseada nao oferece indfcio nenhum nesse sentido. 
Mais aceitavel e o que escreveu O Recifense, de 2/4/1864, sobre o apa-
recimento do contemporaneo: "fi seu redator, segundo pensamos, o sr. 
Elias Marinho Falcao, proprietario da oficina tipogralica.. ." 
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Circulou o ano inteiro e veio a extinguir-se com o no 91, ano 
III, de 27 de Janeiro de 1866 (Bib. Pub. Est .) . (3) . 

O BARCO DOS PATOTEIROS — Jornal destinado a 
"censurar o mau procedimento de quem quer que seja, sem 
distingao de cores politicas, respeitando sempre a vida privada 
e a moralidade publica", deu a luz o primeiro numero a 21 de 
abril de 1864, formato de 32x23, duas colunas de 16 ciceros 
6 quatro paginas, sendo impresso na Tip. Popular, situada 
na Praga das Cinco Pontas no 71, onde t inha redacao. Aci-
ma do titulo figurou o cliche de um navio a vela, tendo de 
cada lado duas quadras do expediente: 

"For um trimestre As quintas feiras 
Ha de pagar Os dias sao 
So dois mil reis De ter o Barco 
Quem assinar. Publicagao. 

Vende-se avulso O patoteiro 
Pelo contado Que embarcar 
De dois tostoes, A sua vida 
Mas nao fiado. Deve contar" . 

Noutro local, anunciavam-se os pregos de 7$000, 3S500 
e 2$000 por assinatura anual, semestral e trimestral , respec-
t ivamente. Ainda na primeira pagina, abaixo do titulo, vi-
nham mais duas quadras contendo a advertencia: 

"Com mare, vento em popa e brevidade 
Parte o Barco do porto de Veneza, 
Patoteiros de toda qualidade 
Conduzindo pra ilha Cambronesa. 

Alerta estejam todos, desde agora. 
Que em patotas costumam se arranjar, 
Pois nao podem saber o dia e hora 
Em que tambem precisam embarcar" . 

Sem editorial de apresentagao, encetou O Barco dos Pa
toteiros sua missao de criticar tudo e todos, em linguagem 
as vezes humoristica, mas pouco recomendavel em estilo. 

(3) Acha-se bastante desfalcada a colegao da Biblioteca Publica do 
Estado. 



*;^S>Wl*s«:^~:»*^:^•^s^-*^^<«<•^'5«^ss^=<'>;*';''*^^^*='^•>^<*'>^" • 

ifiiamit: 

•ff- fit 

; « : . « « : ? ! ! ; : ; : . ,,0^fgi^ * i 8 4 8 SS#S^:fe^ SSBjit :«**c(is:gsa; % iM& 4 f i » S <?«S«5 <• 

••• ••• • • • • • • ' ' " •'••• ! : - : : • • : • . : • v S - g : ( ^ » S « » t J i - ! i C i f i S s S i *<S S l i l j j ^ e * 

• ' • • • ^ ' • ' • " " " • • • ' • ' • . • • • • • ^ • • • : : ' ^ > : : : ; , . . . > , : • , : . , : • ( J . : , : . ! • : •: ; r f , : . - : • ' ^ . . ^ j 

•^ • '• >•• i;l'f^t?-<^x<ii\ •••••: - -^ , , > • • S . O A ( ; : ^ : . 

i * 

•>::; ^ > : i ; < U > > S;:t ; .x^Jsv: :-^ i<<>:f5 o:-



2 0 2 LUIZ DO NASCIMENTO 

Cada edigao comegava, quase sempre, com um dialogo entre 
o capitao e seus auxiliares, "a bordo do Barco", no qual eram 
apreciados individuos ou instituigoes. Vinha, em seguida, a 
"Gazetilha" (1); depois, "Variedade", em versos satiricos, 
terminando com raros anuncios. Em politica, combatia o 
poder absoluto da Monarquia e o Partido Progressista. Es-
tavam no index dos redatores do indiscreto periodico os 

"Politicos marombeiros, 
Corrompidos estadistas, 
De merito exclusivistas, 
Dos cofres zangoes vezeiros; 
Os progressistas arteiros, 
Barrigudos mamadores 
E da patria lesadores, 
Em patotas os primeiros; 
Velhacos negociantes, 
Perversos monopolistas, 
Astutos tranquibernistas, 
Relapsos e t ra tan tes" . 

A edigao de 3 de novembro (no 29) dedicou a primeira 
pagina a memoria de Nunes Machado, enchendo-a com um 
poema, em que se lia: 

"Invicto Nunes! quao feliz tu foste 
Em ter morrido!" 

Se vivo foras, talvez te arrependeras, 
Tarde e sem remedio, 

De haver feito, por homens fementidos, 
Tantos sacrificios". 

Findou o ano o n° 35, datado de 15 de dezembro. Con-
tinuou a publicagao no ano seguinte, estando ai bastante fa-
Iha a colegao. Todavia, o Barco circulou as quintas-feiras 
ininterruptamente. Nova homenagem em versos foi presta-
da ao "mart ir da liberdade" Joaquim Nunes Machado na pri
meira pagina da 75^ edigao, de 2 de novembro de 1865. 

Sem mais alteragao no programa de censura, ataques 
e ridiculo, O Barco dos Patoteiros encerrou sua existencia 

(1) A "Gazeti lha" abria, sempre, com os versos 
"O caso conto como o caso foi; 
O cavalo e cavalo, o boi e boi" . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 203 

u m a vez editado o no 84, a 26 de julho de 1866, para ser subjH 
tituido pelo Vapor dos Patoteiros (Bib. Pub. Est.). 

O FUTURO — Periodico Cientifico e Literario — Saiu 
a lume no dia 15 de junho de 1864, tendo como redatores An
tonio de Castro Alves, Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, Aristi-
des Augusto Milton e Antonio Alves de Carvalhal. Formato 
de 26x18, capa de cor e 16 paginas de texto, a duas colunas 
de composicao. Divisas do cabegalho: "Surge et ambula" 
( J . Cristo) e "On ne cominande pas a la pensee avec des 
fers" (Dupin, aine). 

Impressa na Tipografia Comercial, de Geraldo Henri
que de Mira, a rua Estreita do Rosario no 12, a revista publi-
car-se-ia quinzenalmente, custando ISOOO a assinatura men-
sal. Para fora da provincia, subscrevia-se a 4$000 por tri-
mest re . 

O editorial de abertura, intitulado "Introducao", assi-
nado por Maciel Pinheiro, assim comecou, modestamente: 
"A publicacao deste neriodico, empreendida por pessoas sem 
nome, sem. credenciais e sem titulos e a despeito do descre-
dito em que tem caido as nossas empresas jornalisticas, e 
uma temeridade, talvez u m a loucura. 

"£ principalmente uma loucura, quando se ve o sobe-
rano desdem com que certos espiritos, saturados de ceticis-
mo e de ironia, ou de egoismo e de vileza, olham para o jor-
nalismo e para a imprensa. £ preciso, pelo menos, mui ta 
forca de vontade e o que quer que seja de estoicismo, para 
encarar com firmeza tantos embaracos e tantos espinhos, e 
antever o mau exito que mil vozes profetizam. 

"Ha aqui um esforgo, um brado, que levanta a alma aba-
tida e quase agonizante da mocidade, que nao era para su-
cumbir debaixo de uma influencia opressora e aviltante, mas 
para ser o foco de seiva mais vital e mais energica da socie-
dade . E ha aqui, sobretudo, um ensaio de reagao contra o 
largo e vetusto dominio dos preconceitos tradicionais e fer-
renhos, que ainda hoje escravizam debaixo do seu jugo de-
testavel a razao e a liberdade de pensar . 

"O pensamento e a grandeza do homem, e a liberdade 
e a grandeza do pensamento. E nos nao temos nem liberda
de de pensar nem pensamento!" 
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Depois de outras consideracoes, concluiu o articulista: 
"O titulo deste periodico exprime^ o nosso proposito, a sintese 
do nosso programa. So a mocidade pertence o futuro; e ela 
que se deve preocupar com ele. E, como o futuro e o dommio 
pleno do pensamento e da liberdade, advogamos a causa do 
futuro — trabalhando pela ilustracao do pensamento e pelo 
desenvolvimento da liberdade. O futuro e a nossa terra da 
promissao; a razao e o nosso Moises. 

"Ate aqui, a parte cientifica do programa. Pelo que diz 
respeito a parte literaria, bastam duas palavras: o maior es-
crupulo na escolha dos artigos e o nosso proposito e sera o 
nosso empenho". 

A edicao de estreia divulgou artigos de Arnobio Pereira 
de Albuquerque e Marcolino de Moura e Albuquerque, inti-
tulados, respectivamente: "Direito publico" e "A -pena de 
morte deve ser abolida"; uma cronica literaria e o poema 
"Pesadelo", de Castro Alves; cronica e poesia de Aristides A. 
Milton; poesia de A. A. Carvalhal e a "Cronica" de M. Pi-
nheiro. 

O no 2, publicado a 30 de junho, nrosseguiu a numera-
gao das paginas, ate 32. Abrindo a edigao, Maciel Pinheiro 
apresentou extenso artigo contra a escravidao. Apareceu. a 
par das nroducoes da turma do corpo redacional, um novo 
colaborador: P . V. de Araujo Palmeira (Bib. Piib. Est. e Bib. 
Nac.) (1) . 

O n° 4, com algum atraso, circulou no dia 30 de agosto, 
dele constando a "Cronica Jornalistica", de Castro Alves, 
que focalizou, em meio a digressoes literarias, a receptivida-
de d'O Futuro na Bahia, onde a Revista Academica, da tur
ma de Medicina, Ihe dedicou dois artigos: uma catilinaria e 
um "abraco simpatico mandado da inteligencia a inteligen-
cia" (2) . 

Segundo Alfredo de Carvalho (obra citada), o derradei-
ro mimero do interessante periodico foi o 5/6, datado de 30 

(1) NO 1 — na Biblioteca Piiblica do Estado; n° 2 — na Biblioteca 
Nacional. 

(2) Nao existem outros comprovantes d'O Futuro. A cronica men-
cionada acha-se reproduzida no livro "Correspondencia, Ineditos e Dis
perses de Castro Alves" (Livraria Progresso Editora, Salvador, Bahia, 
1956). 
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de setembro e impresso, ao contrario dos demais, na tipo-
grafia de Freitas Irmaos, a rua do Imperador n° 48. 

CORREIO NATALENSE — Publicacao iniciada em Na
tal Rio Grande do Norte, "passou a ser impressa no Recife, 
do no 157, de 16 de junho de 1864, ao no 160, de 27 de agos-
to, sendo neste periodo dirigida pelo dr . Adeline Antonio de 
Luna Freire". Trabalho material da tipografia do Correio 
do Recife ("Anais''). 

O IRIS DA VERDADE — Periodico Religiose, Literario 
e Politico — Estreado em principio de agosto, existe compro-
vante do n° 5, datado de 13 de setembro de 1864, formato de 
27x19, com quatro paginas. Impresso em oficina propria, 
instalada a rua de Sao Goncalo nP 32, dizia-se semanario, 
custando 2S000 a assinatura tr imestral . Vendagem avulsa 
em varios pontos da cidade, principalmente "na loja de li-
vros do sr. Antonio Domingues, a rua do Imperador n° 63". 
Redator — padre Jose Francisco de Arruda Camara. 

A edigao em aprego apresentou, como materia linica, 
dois longos artigos: um, sobre a decadencia do clero, acu-
sando o governo como causador de tal anomalia; o outro so
bre a falta de liberdade do povo, as "indisposigoes contra o 
elemento religioso", a insistencia em realizar eleicoes dentro 
das igrejas, desatendendo aos apelos contra essa pratica, e 
o aviltamento da nagao ante paises estrangeiros. 

O no 6 saiu no dia 22 do referido mes, sendo outros 
exemplares manuseados: o n° 19, ano II, de 25 de margo de 
1865, todo ele dedicado ao discurso do rei da Franga, de aber-
tu ra do Parlamento, e o no 39, ano III, de 28 de outubro de 
1867, contendo um editorial em torno do despotismo a que 
era submetido o povo brasileiro, e outro longo artigo sob o 
titulo "Perseguigao a igreja, a religiao e ao clero pelo gover
no bacharel Pedro I I " (Bib. Pub. Est.). 

Nao foi possivel colher informagoes, a parte, a respeito 
da vivencia e periodicidade do interessante jornal . 

O DESENGANO — Periodico Politico, Noticioso, Critico 
e Literario — Fundado a 23 de outubro de 1864 ("Anais"), 
existem comprovantes dos n s . 14 e 15, de 11 e 14 de Janeiro 
de 1865, ano I I . Impresso na Tipografia Liberal Constitu-
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clonal, instalada no Largo do Forte no 39, adotou a seguln-
te tabela de asslnaturas: ano — 10$000; semestre — 5$500; 
trlmestre — 3$000. Proprletarlo — Antonio Soares de Car-
valho. Declarava-se blssemanarlo. 

A primelra das edigoes manuseadas so cogltou de temas 
pollcials, atraves de comentarlos, notlciarlo e transcrlcoes. 
Na segunda, o n° 15, a redagao variou com um editorial de 
tendenclas antl-monarqulcas, ,focalizando a perspectlva de 
nova crlse politlca no pais. 

Nao ha Indicios de haver contlnuado (Bib. Pub. Est.). 

O OITO DE DEZEMBRO — Periodico Religiose — Pu-
bllcado sob os auspicios do Deao Joaqulm Francisco de Fa-
rla e distribuido gratis, nas matrizes e conventos do Recife 
e de Olinda, aos domingos, a hora da missa, comegou a cir
cular na data que Ihe deu o titulo, ano de 1864. 

Visava a combater a corrugao, que se desenvolvla, es-
pantosamente, segundo o artigo de apresentagao, na socie-
dade local, por falta de instrucao rellgiosa que a habllltasse 
"a defende-la contra os artificlos dos homens superflciais e 
malevolos, hoje em dia desgragadamente mul numerosos", 
acentuando: 

"Destlnado aos simples, O Oito de Dezembro sera escrl-
to em llnguagem acomodada a Inteligencia e compreensao 
dos mesmos. A doutrina catolica, a moral do Evangelho e 
as noticlas relativas aos negocios da Igreja serao as mate-
rlas de que ele se ocupara". 

Em formato de 32x23, a duas colunas largas, com qua-
tro paginas, era Impresso na tipografia do Correio do Recife, 
a rua do Imperador n° 79, 1° andar, que o fazla desinteres-
sadamente, apenas Indenlzada das despesas reals com papel, 
composigao e Impressao. Clrculou sem interrupgao, so di-
vulgando materia especifica: artlgos doutrlnarlos, homilias, 
resumes da Historla Sagrada, conferenclas, varledades, sen-
tengas e notlciarlo rellgioso. 

Exlstiu O Oito de Dezembro ate 14 de Janeiro de 1866, 
com 58 numeros dados a publico. Foram mandadas enca-
dernar, depois, colegoes, com paglna de rosto e indice geral 
(Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 
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ENSAIO LITTERARIO — Jornal (1) — O primeiro nu-
mero publicou-se no dia 15 de dezembro de 1864, formato 
de 26x16, com oito paginas, mais a capa, esta em papel de 
cor. Redatores — Antonio Passes de Miranda, Jose Nicolau 
Tolentino de Carvalho, Adolfo Generino Rodrigues dos San
tos e Jose Elisio de Carvalho Couto. Trabalho grafico da 
oficina do Correio do Recife, a rua do Imperador rfi 79, 1° 
anda r . 

Adotou o Expediente a seguir, colocado ao pe da ult ima 
pagina: "O Ensaio Litterario publica-se duas vezes por mes, 
nos dias 15 e 30. Nao sendo este jornal exclusivamente de 
estudantes, a redacao aceita com agrado qualquer trabalho 
dos seus contribuintes, uma vez que nao prejudique o fim e a 
natureza da publicacao. Os que nao podendo para ele con-
tribuir, todavia, podem escrever, serao igualmente bem re-
cebidos. A contribuigao e mensal: um mil reis ao receber o 
primeiro numero de cada mes. A qualquer dos redatores 
podem ser enviados os artigos e reclamagoes". 

Na "Introdugao", lia-se: " . . . atiramo-nos ao campo das 
letras, abragamo-nos com a bandeira da imprensa, essa po-
derosa alavanca, motora do verdadeiro progresso, que des-
locaria o mundo de seus eixos se nao tivera por missao equi-
libra-lo, impelindo-o para d iante" . Defenderia o catolicismo 
"contra o racionalismo, que infelizmente tem sido abragado 
por alguma parte da nossa mocidade inteligente (2), sedu-
zida talvez pelo liberalismo que ele ostenta — liberalismo 
falso, porque afasta-nos de Deus". 

Mais alguns topicos e adiantou o editorial, assinado por 
J . Elisio: " . . . tambem nao excluiremos a recreagao — o es-
pirito precisa distrair-se para melhor desenvolver-se. O des-
canso do corpo e o adormecimento dos sentidos — e o sono; 
mas o espirito nao dorme; e, pois, descansa quando re-
creia-se". 

A materia do primeiro numero constituiu-se de artigos 
dos redatores, inclusive a parte poetica, esta a cargo de Ro-

(1) Nada obstante trazer, sobre o titulo, em tipos fortes, a palavra 
jornal, o Ensaio Litterario era, na realidade, uma revista, para isto apre-
sentando as necessarias caracterlsticas. 

(2) A "mocidade inteligente", que abracara o racionalismo, incluia 
Castro Alves e demais redatores da revista literaria O Futuro. 
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drigues dos Santos, firmando a cronica da ul t ima pagina 
Jose Tolentino. 

Prosseguiu com regularidade, tendo como colaborado-
res, n a parte poetica, Tobias Barreto de Meneses, A. A. 
Afonso, Belmiro Salgado, padre Manuel Amancio das Dores 
Chaves e Jeronimo Vilela de Castro Tavares. Ao atingir o n^ 
4, 30 de Janeiro de 1865, Adolfo Generino R. dos Santos, di-
vergindo de seus colegas, a respeito de certo ponto do pro-
grama da revista, para nao trair a sua consciencia, despe-
diu-se do corpo redacional (Bib. Piib. Est.). 

O no 5, ano II, de 15 de fevereiro, mantido o ritmo ini-
cial, foi o ultimo manuseado (Bib. N a c ) . Entretanto, segun-
do Alfredo de Carvalho (obra citada), o quinzenario viveu 
ate o no 12, de 30 de maio de 1865. 

A CRISE — Periodico Caricato, Critico, Faceto e Litera-
rio — Precedendo o no 1, saiu um avulso a 12 de dezembro 
de 1864, formato de 31x22, constituido de folha simples, so 
impressa a pagina de frente, trabalho da Tipografia Comer-
cial. Trazia o Expediente, constante da seguinte tabela de as-
sinaturas: ano — lOSOOO; semestre — 5$000; trimestre — 
3$000, pagos adiantadamente . Redator e responsavel — Jose 
Soares Pinto Correia Junior, com escritorio a rua das Cruzes 
(atual Diario de Pernambuco) n° 23. Seguiu-se o "Prospec-
to", assim intitulado o editorial de apresentacao. Nele se 
dizia que o jornal nao t inha parcialidade politica. Seu fim 
era satirizar e criticar, guardadas "as conveniencias neces-
sarias". 

Nao restam comprovantes dos tres primeiros numeros 
publicados. O quarto, talvez ultimo, apareceu no dia 8 de 
Janeiro de 1865. Divulgou materia ligeira, segundo o progra-
ma tragado, dedicando a quar ta pagina, em litogravura, a 
charges de critica de costumes. Pouco expressivo (Bib. Pub. 
E s t ) . 

1865 

A ESPERANQA — Jornal Religloso, Politico, Cientifico 
e Literario — Surgiu a 7 de Janeiro de 1865, formato de 42x 
30, a quatro boas colunas de composigao, com quatro pagi-
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n a s . Aos lados do ti tulo, as divisas: "Spes nostra firma est" 
(I Cor. I 7) e "Christus nos liberavit" (Gal . IV 13). Do 
Expediente, em faixa larga, constava: " . . . publica-se u m a 
vez por s emana . Assina-se na rua do Imperador no 29, a 
5S000 (pagos adiantados) por serie de 24 ni imeros. Qual-
quer negocio relativo a este jornal deve ser dirigido ao seu 
diretor, o d r . Jose Soriano de Sousa, n a rua do Hospicio no 
34, OU n a rua do Imperador no 29. Publicam-se gratis os es-
critos que defenderem a causa da religiao, e os outros pelo 
que se convencionar". Impressao em tipografia propr ia . 

O imenso artigo de apresentagao t i nha sido divulgado, 
em avulso, como chamariz, a 27 de dezembro de 1864, sob o 
t i tulo "Prospecto", ocupando duas paginas, assinado pelos 
redatores: Braz Florentino Henriques de Sousa, Tarqufcnio 
Braulio de Sousa Amarante , Jose Soriano de Sousa (tres 
irmaos), Joao Capistrano Bandeira de Melo Filho, Jose Anto
nio de Figueiredo, Aprigio Just iniano da Silva Guimaraes e 
Pedro Aut ran da Mata e Albuquerque. Em nota destacada, 
foi acrescentado ao numero dos signatarios, ja no jornal, o 
nome do Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, formando 
u m a t u r m a do mais alto gabar i to . 

Tratou, o aludido editorial, da necessidade de propagar 
a instrugao religiosa; de reabilitar o Clero; difundir a Fe; 
levantar do caos a religiao Catolica, Apostolica, Romana, e 
salvar o pals do abismo para onde caminhava . Dai, vir A 
Esperanga "pedir e ocupar, com a devida venia, um lugar 
no jornalismo serio do pa is" . Ocupar-se-ia, preferentemente, 
em suas colunas, com as "ciencias morals, par t icularmente 
com a legislagao, com o direito e com a filosofia, sempre de-
baixo do ponto de vista catolico". 

Finalmente , "desejando aliar o uti l com o agradavel", 
quanto fosse possivel, publicaria "artigos de l i te ra tura e be-
los romances, tais como so da escola catolica podem sair: 
eficazes pa ra o bem e sem o menor perigo de m a l " . 

Circulou o periodico normalmente , inserindo "Corres-
pondencia par t icular" , de Roma; "Noticias Estrangeiras"; 
"Noticias do Sul do Imperio"; "Vista retrospectiva"; artigos 
cont ra o Protes tant ismo; Enciclicas; editorials de doutr ina-
gao religiosa e de orientagao politica; comentarios as Enci
clicas; folhetim de romances religiosos e raras produgoes as-
sinadas por J . Leandro Mart ins Soares, P . de C , Padre D., 
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Valete, com as Correspondencias do Rio de Janeiro, e L. E. 
R. Viana. 

Terminou o ano o no 52, de 28 de dezembro, quando, em 
longa nota de despedida, salientava a redagao: " . . .podemos 
afiangar aos nossos assinantes que o estado de nossa empre-
sa e satisfatorio e que os meios de que dispomos nos garan-
tem a continuacao d'A Esperanga para o ano de 1866, se nao 
com edigao mais frequente, como esperamos, pelo menos uma 
vez por semana, como ate hoje tem sido". 

A 5 de Janeiro do ano II apareceu o no 1, acrescentando 
as divisas vindas da estreia: "Docete catholicae fidei funda-
mento reg-na subsistire" (Enciclica "Quanta Cura", de . . . . 
8/12/1864), e "Dum itaque sacra Ecclesiae jura propugnan-
tes, ad Deum et ad Nos... errantes reducere eonamini, noti 
soli prospicitis religioni, sed ordini simul, tranquilitati, civi-
libus patriae vestrae emolumentis" (Pio IX aos redatores d' 
A Esperanca, em 4/11/1865) . 

Prosseguiu, sem modificatjao alguma, a vida do semana-
rio, abrindo o texto o Expediente do Governo do Bispado. A 
partir da primeira edigao de setembro de 1866, Pedro Autran 
entrava em polemica com o Jornal do Recife, firmando lon-
gos artigos em defesa do Jesuitismo, alem dos editorials de 
redagao, no mesmo sentido. 

Inseriu longa serie de impressoes sobre "O Paraguay", 
de autoria do Padre Eyzaguirre; "Correspondencia particu
lar" do Rio de Janeiro, por Fabricius; a tambem extensa se
rie "Principios Socials e Politicos de S. Tomaz de Aquino"; 
discursos parlamentares de interesse catolico-romano, alem 
de artigos doutrinarios e noticiario especializado. 

Findou o ano o n° 49, de 11 de dezembro, para so voltar, 
com outro no 1, a 12 de Janeiro de 1867, cujo segundo edito
rial focalizou "A situagao do pais" como sendo alarmante, 
quer na ordem moral, quer na ordem politica, censurando 
a mistificagao que envolve os partidos Liberal e Conservador, 
com a criagao de um terceiro, "meramente oficial, sem tra-
digoes nem principios, sem norte nem bussola". 

"Neste estado — frisou o articulista — nao e para admi-
rar que as instituigoes se deturpem, o Parlamento se desa-
credite e os ministros o desconsiderem, erigindo a ganancia 
a meio de governar, e abrindo nas ante-salas estensos lei-
loes, onde se compram e pagam as adesoes necessarias". 
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Assim concluiram as tres colunas batidas de considera-
qoes: " . . . t rabalhemos com fe n a Providencia; redobremos 
OS esforgos e a coragem; congracem-se os homens de bem; ca-
lem-se antigos ressentimentos, sufoquem-se as ambigoes, que 
o Brasil sera alvo dos males que o oprimem". 

A Esperanga ofereceu, entao, mais espago a parte poli-
tica, no sentido da moralizagao e do progresso. A part ir do 
no 8, ocupando toda a primeira pagina de onze edigoes, es-
tampou a serie "A religiao do Estado e a popularidade de 
cul tos" . 

De quando em vez liam-se artigos assinados por J . Le-
andro Martins Soares, tendo o ultimo deles focalizado o te-
ma: "O ensino religioso como base do progresso social". 

Saiu a edigao final do importante orgao — no 17 do 
ano II I — a 25 de maio de 1867 (1) (Bib. Pub. Est.) . 

A NOVA TEMPESTADE — Feriodico Politico, Critico e 
Literario — Fundado a 13 de fevereiro de 1865 ("Anais"), pu-
blicou-se no dia 25 o no 3, impresso na Tipografia Liberal 
Pernambucana, em pequeno formato, a duas colunas de com-
posigao. Propriedade de Francisco Joao Alves de Almeida, 
estabeleceu a seguinte tabela de assinaturas: ano — 8$000 
semestre — 4S000; trimestre — 2$000. Sobre o titulo via-se 
uma vinheta figurando o comercio, a idiistria, a lavoura e a 
navegagao. 

A edigao foi quase totalmente dedicada a condenagao, 
em vibrante editorial, da afronta feita, ao Brasil, "pelo sel-
vagem Paraguay", aconselhando o voluntariado e a marcha 
pa ra os campos de ba ta lha (Bib. Piib. Elst.). 

A NOVA CRISE — Publicagao iniciada a 19 de feverei
ro de 1865 ("Anais"), existem comprovantes dos n s . 8 e 9, 
datado de 10 e 16 de abril, impressos na Tip. Liberal Cons-
t i tucional . Formato de 31x21, com quatro paginas de duas 
colunas, apresentava-se a terceira em litogravura, com char-

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 29, de 22 de julho de 1865, 
como tendo sido o derradeiro publicado, erro que foi copiado por Sebas-
tiao Galvao ("Dicionario Corografico, Historico e Estatlstico de Pernam-
buco") e pelo conego Alfredo Xavier Pedrosa ("Letras Catolicas em Per-
nambuco"). 
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ges de A. Ridoux. Tambem o titulo i lustrado. Tabela de 
assinaturas: ano — 10$000; semestre — 5$500; trimestre — 
3$000; para fora da cidade — 12$000, 7S000 e 3$500, respec-
t ivamente. Prego do exemplar — 320 reis. Propriedade de 
Antonio Soares de Carvalho. 

Sua materia constituiu-se de comentarios de critica aos 
costumes e ao que considerava maus atos administrativos, 
em polemica com o congenere Commercial do Norte. Havia 
uma "Coluna Eletrica", de satira e humorismo, e, precisa-
mente no n° 8, comegava a insergao do romance "Esperanca 
perdida", sem mencionar autor . 

Teria ficado no no 9 (Bib. Pub. Est.) . 

CORREIO DO RECIFE — Eco do Norte — Jornal Reli-
gioso, Cientifico, Literario, Critico e Noticioso — Impresso 
em tipografia propria, situada a rua do Imperador n^ 79, 1° 
andar, o n° 1, ano I, circulou a 18 de margo de 1865, apre-
sentando formato grande, a seis colunas de composigao e 
quatro p ig inas . Assinatura semestral — 5$000, pagos adian-
tadamente . 

Constava do Expediente: " . . . publica-se todos os saba-
dos, contendo artigos religiosos, cientificos, literarios e cri-
ticos e tambem todo o Expediente do governo do Bispado; 
e apenas conte um numero suficiente de assinaturas, dara 
ainda suplementos de noticias a chegada dos vapores da Eu-
ropa e da Corte no meado e fim de cada mes. Ha plena li-
berdade para publicagoes particulares, guardadas as conve-
niencias necessarias, garantindo-se inviolavel segredo acerca 
delas, se assim for exigido, para o que nao irao os autografos 
a tipografia, mas somente copias deles tiradas pela propria 
redagao". 

O editorial, intitulado "Nosso Programa", comegou por 
lamentar que o Catolicismo ja nao dominasse "nos espiritos 
tao absolutamente como outrora", ao passo que o Protestan-
tismo, que jamais levantara a cabega "depois da invasao ba-
tava", se apresentava "audaz e altaneiro". Increpou a in-
credulidade; o ceticismo "na ordem moral"; a desordem po-
litica e ate a desigualdade na distribuigao da justiga. 

Vinha o Correio do Recife postar-se ao lado dos "bons 
cidadSos" que gemiam "com os males da patr ia e da huma-
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nidade", jurando bandeira "com eles no altar da religiao e 
da pa t r ia" . Nao faria distingao entre as parcialidades poli-
ticas, estigmatizando os excessos, as violencias, os atos maus. 
Combateria, por fim, "com todas as forgas, os erros contra-
rios as doutrinas ensinadas pelo Catolicismo", franqueando 
suas colunas a todas as pessoas que pretendessem "queixar-
-se de arbitrariedades e injustigas". 

Seguiram-se: longa "Cronica" dos acontecimentos locais 
e internacionais; o imenso artigo "17 de marco", "Parte Re-
ligiosa", contendo artigos de C. e P . Douhaire, atos do Go-
verno do Bispado e u m a "Parte Literaria", incluindo folhe-
tim, em rodape duplo. 

Outras segoes nasceram com a continuacao, a saber: 
"Par te Cientifica", "Variedades"; "Palestra": a cargo de Ju
venal, em estilo humoristico; "Correio Judiciario"; "Extratos 
de jornais"; "Exterior", tudo em massudas estiradas de tipo 
corpo 10, enquanto a "Cronica", tomava, as vezes, toda uma 
pagina . Ocorria, tambem, algum noticiario. 

Depois de algum tempo, entrou Malhao a assinar o "Su-
plemento a Palestra", segao constituida de anedotas e pi-
Iherias. Na secao de Literatura, liam-se, esporadicamente, 
artigos de Antonio de Sousa Pinto, P . C , E . A. Vidal, Al
berto Sampaio e Pais de Andrade, e versos de Joao de Deus, 
Scares de Passos e J . N. Kubitschek. Nao divulgava anun-
cios. 

Circulando regularmente, saiu o derradeiro numero do 
ano — o 37 — a 9 de dezembro, acompanhado de um suple-
mento de duas paginas, inteiramente dedicado a noticiario 
do Exterior. 

Cerca de um mes decorrido, precisamente a 6 de Janei
ro de 1866, reencetou o Correio do Recife sua Jornada, se-
guindo a numeragao precedente. So no n° 44, de 31 de mar
co, veio a exibir, no cabegalho, o nome dos principals reda-
tores — Jose Bento da Cunha e Figueiredo Junior e Filine 
Neri Colago. Modificou o Expediente: " . . . publica-se pelo 
menos duas vezes por semana ou oito vezes por mes, sendo 
dois numeros de formato e a semelhanga da Ilustragao Fran-
cesa, com oito paginas de gravuras variadas e interessantes 
e oito de texto, e os outros em folha ou meia folha, em forma 
de suplemento aos primeiros". Assinaturas a 11$000 anuais 
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e 6$000 semestrais, ou 12$000 e 7$000, respectivamente, "pa
ra fora do Recife e da provincia". 

Admitiu, entao, u m a "Par te Politica", constante de pro-
lixos comentarios a respeito da situagao do pais, firmados 
pelo primeiro dos redatores, que condenava, sucessivamente, 
o dominio do Partido Progressita. Divulgou tambem "Atos 
oficiais", e S. P . , na sua cronica-folhetim, focalizava, quase 
sempre, temas tea t ra is . 

Uma lacuna na colegao manuseada passa do no 65, de 
16 de outubro, para o n° 72, de 30 de Janeiro de 1867. 

No mes seguinte, a empresa chamava a atencao dos as-
sinantes em atraso, pois ainda estava no desembolso de assi-
na tu ras vencidas no fim do ano t ransato, acentuando: "Nao 
ha jornal mais barato nem que proporcione mais vantagens 
do que o Correio do Recife. As despesas que ele faz, mandan-
do vir da Europa as finas e belas gravuras que distribui duas 
vezes por mes, sao consideraveis, e essas despesas cresceram 
ainda muito com a encomenda ul t imamente feita de figuri-
nos de modas, moldes de bordados, labirintos, tapegarias e 
musicas, que logo distribuira tambem com seus assinantes; 
portanto, assiste-lhe incontestavelmente o direito de ser tra-
tado com alguma benignidade". 

Sem mais alteragoes no seu programa politico e religio-
so, o Correio circulou ate 22 de outubro de 1867 ( l ) ,quando 
saiu o no 85, deixando no princlpio a publicacao, em rodape, 
do romance "Fabrica de Crimes", autoria de Paulo Feval 
(Bib. Piib. Est.). 

A ID:fiA — Periodico Cientifico e Literario — Circulou 
o primeiro numero a 8 de abril de 1865, apresentando, como 
divisa, a frase de Socrates: "Nosce te ipsum". Impressa na 
Tip . Commercial (rua Estreita do Rosario no 12), formato de 
26x17, com 16 paginas, fora a capa, esta em papel de cor, 
teve como redatores Teodoreto Carlos de Faria Souto e Jose 
Jorge de Siqueira Fi lho. 

As quatro linicas produgoes em prosa insertas na edicao, 
t rabalhadas com apuro de linguagem, inclusive a "Cronica" 

(1) A edicao ilustrada continuou por algum tempo. 
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(1) do fim, foram, duas a duas, assinadas pelos redatores 
mencionados, sendo a primeira um estudo em torno do te
nia — Ideia, sem aduzir-lhe o programa do jornal . Comple-
t a r a m a mater ia poesias de Fagundes Varela (2), Henrique 
de Alencastro Autran, Malaquias Gongalves da Rocha e A-
dolfo Generino dos Santos . 

Pretendia a revista sair mensalmente, mediante a con-
tribuigao de 1$000 dos ass inantes . Entre tanto , nada com-
prova o prosseguimento da publicagao (Bib. Piib. Est .) . 

A GAZETA DO NORTE — Obedecendo ao formato de 
22x16, com quatro paginas de duas colunas, estreou no dia 
8 de abril de 1865, redigida por Afonso de Albuquerque Melo. 
Constava do Expediente: "Vende-se avulso a 40 reis, na rua 
do Imperador n° 67, onde se subscreve a 500 reis, pagos adi-
antados por serie de 12 mimeros, assim como a rua Estrei-
t a do Rosario no 34, e n a Tipografia Imparcial Pernambuca-
na, de Elias M. F . de Albuquerque Maranhao, a rua de Hor-
t a n° 14. A remeter-se pelo Correio a 1$000". 

O editorial de apresentagao e mais tres art isos — toda 
a mater ia do periodico — const i tuiram um grito de exalta-
gao contra a politica re inante . Escreveu o virulento redator: 
" . . .nesta te r ra o governo e so o governo e a luz, a estrela, 
o facho condutor . . . E, nao obstante, este governo, todos 
o conhecem e quase todos o dizem, este governo, de todos os 
que temos tido, e o mais corrompido e corrutor, o mais arbi-
trario e despotico, o mais prostituido e infame". 

Apos u m a sucessao de objurgatorias, concluiu o primeiro 
artigo: " . . . n a o posso conter-me diante de t an tas indigni-

(1) A "Cronica", de Jose Jorge, comentou um fate importante: o 
academico Luiz Ferreira Maciel Pinheiro encontrava-se preso. "Conde-
nado a prisao por tres meses, e-lhe ainda negada a permissao de cumprir 
a pena na outra Faculdade". 

6 que ele se insubordinara diante do resultado dos exames a que se 
submeteu, no 4° ano de Direito, escrevendo uma "Correspondencia", no 
Dtario de Pernambuco, de 28/11/1864, na qual usou linguagem acrimo-
niosa contra o professor Trigo de Loureiro. A Congregagao puniu-o dis-
ciplinarmente, nao consentindo que o academico se transferisse, na oca-
siao, para Sao Paulo. E amargou a prisao, segundo Pedro Calmon ("Vida 
e amores de Castro Alves"), no "carcere escolar, no andar terreo do Co-
legio das Artes". 

(2) A mesma cronica informou a chegada ao Recife do poeta Luiz 
Inacio Fagundes Varela, vindo de Sao Paulo para cursar o 3" ano de Di
reito. 
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dades e infamias prat icadas por uns e sustentadas por ou-
tros e toleradas por outros, mesmo dos que se c h a m a m libe
rals, guiados pelo sistema das convenienclas, que ha tantos 
anos so tern trazido desgragas a nos, so dando conveniencia 
a bem poucos desse Part ido Liberal que h a tantos anos es-
pera por ela em vao" . 

Sem ferir nomes, o redator manteve tal diapasao, ate a 
u l t ima l inha da edicao, sempre voltado contra os governos, 
liberals nu conservadores e, par t icularmente , contra a Corte 
Imper ia l . 

Seguiu-se a publicacao regularmente, sem fugir ao ri-
gido programa delineado. O n° 7, de 25 de maio, inseriu um 
unico artigo, sob o titulo "Os chefes liberals", comegado em 
tipo dez, batido, para te rminar no tipo corpo 7, t a m a n h a 
a exuberancia dema'^og'ica do comentar is ta . Para ele, nao 
havia diferenga entre liberals e conservadores, que "viviam 
se bandeando conforme as convenienclas politicas da oca-
siao". 

Completada a primeira serie (faltam comprovantes^ 
teve inicio a segunda, aumentado o formato para 31x22, pas-
sando a cobrar 2$000 por ass inatura tr imestral , 2$500 para 
fora da cldade. 

O no 2, serie II, divulgado a 14 de setembro do mesmo 
ano, principiou com extenso artigo, int i tulado "A propagan
da ant i - lusi tana", a cont inuar n a edigao seguinte, no qual 
frisou que as nossas miserias vinham do dominio portugues, 
sendo necessario fazermo-nos "independentes e l ibertarmo-
nos dessa dominacao" . Outro editorial condenou a at i tude 
do Brasil ao impor a guerra ao Paraguay, salientando que, 
se Solano Lopez era despota, os paraguaios que se houves-
sem com ele; o nosso pais nada t inha com isto. Num tercei-
ro artigo, manifestou-se contra a caga de voluntarios "para 
o agougue". 

Outro manuseado foi o no 8, serie II, de 7 de outubro, 
impresso n a Tip . Liberal Constitucional, Largo do Forte no 
59. Apresentou, no cabegalho, u m a "Interpelagao", sobre a 
necessidade da nacionalizagao do comercio a retalho, e a 
"Sentenga" a seguir: "O Part ido Liberal e u m a capoeira de 
galinhas, onde o Imperador, quando precisa, vai apanhar 
u m capao gordo", com a ass inatura: P . C. Continuou, nos 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 217 

editorials, a propaganda contra os Portugueses, contra o der-
ramamento de sangue brasileiro no Paraguay e o embarque 
de voluntarios pernambucanos para o Sul . 

Verificado longo hiato, eis em circulagao o n° 1, serie 
III , a 24 de dezembro de 1866, transferida a redagao para a 
rua Estreita do Rosario no 34, sem outras alteragoes mate
rials . Assim comegou o texto: "Ressurge A Gazeta do Norte 
com a mesma missao com que se sumira, inanida, o ano pas-
sado, a saber: a propaganda da independencia deste povo, 
contra a dominagao lusitana, contra o dominio do Sul" . 

Martelou, com a habitual prolixidade, os surrados te-
mas da dialetica de Afonso de Albuquerque Melo, faltando 
noticia de haver prosseguido a publicagao (Bib. Piib. Est .) . 

O COMMERCIAL DO NORTE — Periodico Politico, Cri-
tico e Literario — Divulgado o no 1 no dia 12 de abril 
("Anais"), existe comprovante do n° 13, de 22 de junho de 
1865, que saiu com quatro paginas, formato de 31x22, im-
presso na Tip . Comercial. Propriedade de Francisco Joao 
Alves de Almeida, exibiu, acima do titulo, a mesma vinheta 
d'A Nova Tempestade, a que substituiu, mantendo identica 
tabela de ass ina turas . Prego do exemplar — 200 reis. 

Em tres artigos redacionais, o editorialista focalizou te-
mas diferentes, sobretudo relativos ao comercio, industr ia e 
lavoura, com algumas doses de politica. Mais a segao "Pa
lestra", noticiario, e tc . 

Nao ha indicios do prosseguimento da publicagao (Bib. 
Piib. Est .) . 

ILLUSTRAgAO COMMERCIAL DO RECIFE — Jornal 
fundado, provavelmente, no mes de abril, dele so foi posslvel 
encontrar o n° 27, de 8 de outubro de 1865, impresso na Tip . 
Liberal Constitucional, formato de 44x32, com quatro pagi
nas a tres colunas de 16 ciceros. O titulo, entrelacado com 
as palavras "Ridendo castigat mores", centralizava um dese-
nho alegorico de 13 centimetros de a l tu ra . Propriedade de 
Antonio Scares de Carvalho, t inha redagao n a rua das Cal-
gadas n^ 39. Assinaturas: ano — 10$000; semestre — 5$500; 
tr imestre — 3$000; para fora da cidade: 128000, 7$000 e 
3$500, respectivamente. Prego do exemplar — 200 reis, a 
venda em lojas das ruas das Cruzes e da Imperatr iz . 
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Servida, a edigao, de extensos artigos redacionais, o se-
gundo focalizou a escravidao no Brasil, que aviltava e degra-
dava o trabalho, defendendo o direito de liberdade. Encheu 
duas paginas, para cont inuar na ediqao subsequente. Inse-
riu, ainda, u m a cronica pretensamente humoristica, de Frei 
Muninho, e uma fantasia de B . Costa (Bib. Pub. Est.). 

A publicacao estendeu-se ate o no 32, conforme referen
d a , sem mencionar-lhe a data, do orgao substi tuto — O 
Americano, paginas adiante estudado. 

A ARENA — Revista Cientifica e Literaria — Publicou-
se o no 1 no dia 1° de maio de 1865, com doze paginas de tex-
to, mais a capa, simples, em papel de cor e pequeno forma
t o . Comissao de redacao: Jose Leandro Martins Soares. Jose 
de Carvalho Cesar e Paulo de Amorim Salgado Neto. Traba
lho material da oficina do Correio do Recife, trazia, sob o ti-
tulo, a divisa: "Per^e modo, et qua te ducit via dirige gres-
sum" (Vi rg . ) . Assinatura mensal — ISOOO. 

De acordo com a "Introducao", firmada Delo nriraeiro 
dos redatores, autor, igualmente, da "Cronica" final. A Arf'^a 
empunhava "a espada da inteligencia, para entrar na lica 
e combater sempre no terreno dos principios". As urzes do 
caminho nao Ihe obstariam o caminho, que esperava fosse 
longo. 

A edicao inseriu materia, em prosa, de autoria dos re
datores e poesia de J . A. de Almeida Cunha . 

Esperava o magazine sair u m a ou duas vezes por mes, 
conforme a existencia de fundos. fistes, contudo, natural -
mente, falharam, pois, ao que tudo indica, A Arena terminou 
afundada (Bib. Piib. Est .) . 

O ACADEMICO — Jornal Cientifico e Literario — O pri-
meiro numero circulou em maio de 1865, impresso na Tip . 
do Correio do Recife, a rua do Imperador no 79, 1° andar. 
Formato de 20x14, 24 paginas e capa em papel de cor. Sua 
redacao constituia-se de duas comissoes, u m a Cientifica, for-
mada por Tobias Barreto de Meneses, Jose Jansen Ferreira 
Junior, Antonio Antero Alves Monteiro e Manuel Pinheiro 
de Miranda Osorio, e out ra Literaria, composta de Casimi-
ro Borges Godinho de Assis, Jose Januar io Pereira de Car
valho, Jose Pires da Fonseca e Fabio Nunes Leal. Abaixo do 
ti tulo da pagina de rosto, apareciam os versos: 
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"Tout est grand; sombre ou vermeU, 
Tout feu qui brille est une ame. 
L'etoile vaut le soleil, 
L'etincelle vaut la flamme." 

V. Hugo. 

Numa "Int rodugao" de tres paginas, T . B . M. fez a 
apresentagao da revista (nao jornal ) , assim concluindo: 
"Sao OS resultados das nossas fadigas, o consolo das nossas 
crengas, o sonho das nossas esperangas que ai damos ao pu
blico. Rompei-nos, apupai-nos. Estamos satisfeitos porque 
perdoamos. Ignosce illis. . . Aos nossos irmaos mais expe-
r imentados n a lu ta pedimos o auxilio e animagao de que ne-
cessitam estes ensaios t imidos" . 

Os redatores escreveram prosa e poesia, mais l i tera tura 
do que ciencia, fechando a edigao a "Cronica", de J . Ja-
nua r io . 

Redigido pelos mencionados segundanistas de Direito, 
saiu a lume o n° 2 (1) no mes de junho, acrescida a quanti-
dade de paginas pa ra 48 e mais um adendo sob o ti tulo 
"Voluntario Academico", assinado por Maciel Pinheiro. 

Alem do que produziram os mogos do corpo redacional 
(so omitido Tobias Barreto) , a segunda edigao teve ainda a 
colaboragao de Jose Uchoa e H . d e Alencastro Autran (Bib. 
Pub. Est. e Bib. Munic. de S. Paulo) (2) . 

A CRENCA — Jornal Politico, Noticioso e Literario — 
Apareceu no dia 30 de maio de 1865, formato de 44x30, com 
quatro paginas a tres colunas de 15 ciceros. Impresso n a Tip. 
Comercial, subscrevia-se a 1$000 mensais e 5$000 por semes-
tre: Publicagao nos dias 10, 20 e 30 de cada mes . 

"A Crenga e u m jornal politico n a acepgao racional e 
racionavel da palavra" — assim comegou vigoroso artigo de 
apresentagao, pa ra logo acrescentar: "Em todas as evolu-
goes porque passa esta Faculdade, em todas as suas meta-

(1) Os "Anais", de Alfredo de Carvalho, registaram, apenas, o n° 1, 
fazendo-o, porem, interrogativamente. 

(2) Na Biblioteca Publica do Estado so existe comprovante do pri-
meiro numero. Na de Sao Paulo encontra-se o n° 2, all manuseado pelo 
autor desta bibliografia. , • -

http://eH.de
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morfoses, quer para o bem quer para o mal, surgem de quan-
do em vez, de seu seio, varios periodicos como por encanto. 
Coisa admiravel! — uns se importam so com a l i teratura, 
outros mais com a religiao; uns concentram na poesia os 
seus desvelos, outros nos axiomas e maximas juridicas; uns 
sao devotados a razao catolica, outros ao pensamento livre; 
enfim, tudo aqui tem seus sectarios: l i teratura, religiao, poe
sia, direito, pensamento livre ou catolico sao bem represen-
tados. So a politica tem cabido a sorte do Ahasverus da le-
genda — todos fugiram do seu contacto! O ana tema caiu-
Ihe irremissivelmente; porque a inconsideragao de muitos 
tem-na apelidado de heresia!" 

O editorialista fez, porem, o elogio da boa politica: "uma 
ciencia e uma arte, como as outras, para nao ser tao esque-
cida e depreciada"; "grande arteria da sociedade, e o segre-
do das vocacoes e das almas generosas. Convem estuda-la, 
ama-la e propaga-la". 

"Quanto a nos — frisou, mais adiante — somos consti-
tucionais, aqui estamos para defender, quanto em nos cou-
ber, OS interesses deste grande partido brasileiro". Concluiu 
declarando que A Cren§a nao visava ferir individualidades, 
mas somente censurar os excessos, ficando fora da discussao 
"as fezes, as dissengoes, os preconceitos". 

Mais dois artigos ocorreram, no segundo dos quais es-
creveu o redator anonimo que "a nau do Estado" estava "em 
sumo perigo", condenando os maus feitos da ora;anizapao do 
Partido Progressista. Escreveu S. C. uma cronica sobre o 
aparecimento do periodico, cabendo a redacao do folhetim 
literario a Luiz Caitano Pereira Guimaraes Junior, sob o ti-
tulo "Ninfa" (Historia Fluminense), em rodape duplo, se-
riado, que prosseguiu ate a derradeira edicao, sem atinsfir o 
fim. A quar ta pagina foi dedicada a "Noticiario" e "Litera
tu ra" . 

6 rgao academico de orientacao conservadora, logo no 
segundo niimero entrou a rebater, com a assinatura de Z e 
de S. M., ocupando enorme espaco, os pontos de vista d'O Li
beral Academico, a respeito de Tiradentes e Nunes Machado. 
A redagao polemizou, igualmente, com outra folha liberal — 
A Situajjao. Sobre "O principio conservador e o principio li
beral" escreveu A. R. S. M., havendo outros colaboradores 
politicos, todos eles so usando as iniciais. 
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A par da prolixidade editorial, A Cren§a manteve ate o 
fim sua segao literaria, sucedendo-se a insergao de poesias 
de Cirilo de Lemos, Jovino Firmo, P . S. , Jefferson Mira-
beau, W. e Leonidas Barbosa, sendo unico prosador Sena 
Junior . 

Na setima edigao iniciava-se o curioso trabalho "Minis-
terios do Brasil — desde a Independencia", o qual, ao findar 
a existencia do jornal, ficou em suspenso. 

Publicaram-se, apenas, 10 edigoes, com alguma irregu-
laridade, a ul t ima das quais da tada de 30 de setembro (Bib. 
Pub. Est .) . 

O CORREIO DA SOLEDADE — Periodico Politico, Cri-
tico e Literario — Saiu a lume no dia 3 de junho de 1865, 
formato de 22x16, com quatro paginas . Impresso na tipo-
grafia d'O Recifense, teve como editor Luiz Machado Bote-
Iho e Figueiredo. Assinava-se a 2S000 trimestrais, custando 
o exemplar 80 reis. Os assinantes t inham direito a inserir 
escritos gratui tamente e contra eles nao aceitava a redagao 
quaisquer publicacoes. 

De tendencias conservadoras, destinava-se, em parte, 
a criticar a politica do momento e tudo o mais que o mere-
cesse, "com especialidade em defesa dos pais de familia". 

Divulgou materia variada, inclusive a segao "Pedidos", 
de notas ligeiras, assinadas com diferentes pseudonimos. 

Publicado a 4 de julho, o no 3 focalizou a falta de crite-
rio de certos homens publicos, especuladores e interesseiros, 
a continuar na edigao posterior. 

Teria prosseguido O Correio ate o mes de agosto, nao 
restando outros comprovantes (Bib. Pub. Est.). 

O LIBERAL ACADEMICO — Jornal Politico, Literario 
e Noticioso — Surgiu a 13 de junho de 1865, formato de 
44x30, com quatro paginas de tres colunas largas. Sob o ti-
tulo, a frase de Virgilio: "Intemerata fides, et Candida liber-
tas". Assinatura trimestral — 3$000. Uma faixa, abaixo do 
cabegalho, explicava em principio: "O Liberal Academico e 
destinado a sustentar as ideias do Partido Liberal e so acei-
ta artigos que envolvam responsabilidade quando vierem 
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completamente legalizados". Impressao da Tipografia Co-
mercial e publicagao trimestral . 

Na "Introdugao", editorial de quase duas paginas, apos 
longos conceitos em torno das qualidades negativas do Par-
tido Conservador, acentuou o comentarista: " . . . s omos libe
rals. Essa fe, que nasce do instinto, e se robora a claridade 
do raciocinio, era tempo que a professassemos a face da so-
ciedade. Rompeu-se o veu do silencio, e aparece este jornal". 

Logo deu inicio, a par da materia politica, ao folhetim 
"Clara" (lenda), que ocupou duplo rodape, em regime de 
continuagao, sem assinatura e sem chegar a concluir-se. 

Em meio as estiradas editorials de doutrinagao liberal e 
de observagoes filosoficas, o redator N. Moura entrou em po-
lemica com o orgao conservador academico A Crenga. Pu-
blicaram-se poesias de Castro Alves (D, Maciel Pinheiro, Fa-
gundes Varela e Rodrigo Rodrigues. 

A politica progressista tambem mereceu a repulsa do pe-
riodico, que afirmou, ja no seu ultimo numero, o 7°, de 17 
de agosto: "Os verdadeiros liberals nao transigem, nao en-
volvem suas ideias em um veu misterioso para mistificar a 
opiniao; nao temem a luz da historia. Os verdadeiros libe
rals seguem principios claros e definidos; dedicam-se as suas 
ideias e morrem por elas". 

Nao faltou, finalmente, ao bem redigido orgao boa co-
luna de noticiario especlalizado (2) (Bib. Pub. Est.). 

ILLUSTRAgAO ACADEMICA — 6rgao ligado a socieda-
de secreta "Tugendbund", de estudantes, surgiu no dia 15 
de junho de 1865, formato de 32x23, com 16 paginas, as duas 
externas servidas de charges litograficas. No desenho do 
frontispicio, de meia pagina, figurou, a esquerda, um monge 

(1) Dos dois poemas publicados por Castro Alves, n'O Liberal Aca
demico, o segundo — "O Seculo" — foi por ele declamado na sessao mag
na de 11 de agosto, na Faculdade de Direito do Recife. Noticiando o fato, 
ressaltou o periodico: "Nao podemos deixar de distinguir com uma men-
gao especial a l inda poesia reci tada pelo inteligente sr . Castro Alves" . 

(2) Embora nao Ihe aparega o nome, Generino dos Santos incluiu 
O Liberal Academico entre os Jornais em que colaborpu, na sua juven-
t u d e . . . possivelmente usando pseudonimo ("Testamento de Generino dos 
Santos" — plaqueta — Rio de Janeiro, 1933). 
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encapuzado segurando um mastro com a flamula do titulo 
6, a direita, um tipo de guerreiro, de elmo e langa, em posi-
gao de sentido; entre eles, o predio da Faculdade de Direito, 
(entao localizado na rua do Hospicio), e, por tras, uma nes-
ga de sol. Abaixo, a divisa: "Admonere, volumus, non mor-
dere; prodesse, non loedere; consulere moribus hominum, 
non officere" (Erasmo) . Redatores — Carneiro Vilela, Jose 
Higino Duarte Pereira, Gongalves Ferreira, Feliciano Pon-
tual e outros. Trabalho material da tipografia do Correio do 
Recife, a rua do Imperador n° 79, 1° andar . Litogravuras a 
cargo de F . H. Carls. Assinaturas: por mes — 1$000; tr i-
mestre (para fora da cidade) — 3$000, mediante pagamen-
to ad iantado. 

Quinzenal-mensal (1), o no 2 circulou no dia 30 de ju-
nho e o no 3 a 31 de julho, somando 48 paginas, em numera-
gao seguida. Inseria produgoes, em prosa e verso, de Demo-
crito (a cronica principal) . Gall, Leone-Leoni, J, Janin, Lord 
Fox, Barba-Azul (pseudonimo de Carneiro Vilela), Jovino 
Firmo, e tc . Salientavam-se a "Par te Oficial", de carater tro-
cista, a "Cronica Teatra l" e a segao de variedades "Opala" . 

A unica charge do no 2 exibiu dois homens em ati tude 
de duelo, armados de espadas, um dos quais era indicado 
como O Liberal Academico e o outro A Crenga, com a legen-
da: "Esgrima politica: — Em guarda, Henrique! Olha o bote! 
— Defende-te, Campos! La vai o golpe de mestre!" Enquan-
to isto, um comentario, no corpo do jornal, focalizou a briga 
em que se empenhavam os dois mencionados periodicos aca-
demicos, frisando: 

"fi lamentavel que mogos, talvez destinados a represen-
tar papeis importantes na cena politica, acostumem-se, desde 
OS bancos da Faculdade, a abrigar em seus coragoes essas 
paixoes partidarias, esses sentimentos estreitos e mesquinhos, 
enfim, que um dia substituirao de todo o amor a pa t r ia" . 

Sem que restem mais comprovantes dessa primeira fase, 
a folha teria atingido o no 12 a 30 de novembro. 

So voltou a publicar-se a Illustragao Academica mais de 
tres anos apos, apresentando o no 1, ano II, a 16 de junho 

(1) Do n° 1 so restam (Bib. do Inst. Arq.) as paginas 13 a 16. 
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de 1869, mantidos o cabegalho e o programa literario, mas 
novo corpo redacional, nao identificado. Doze paginas, sen-
do quatro de desenhos litograficos, a cargo de Mello & Wie-
gandt . Na primeira, retratos do professor Jeronimo Vilela 
e do General Abreu e Lima, em homenagem postuma. 

Consoante o editorial de abertura, ia ocupar, novamen-
te, uma posigao "no grande parlamento universal — a im-
prensa, onde ha lugar para todos os homens e apenas se re-
conhece uma aristocracia — a do talento". 

Passando a ser impresso na tipografia d'A Opiniao, a 
rua do Imperador, o n° 2 saiu a 20 de julho, contendo 16 pa
ginas . 

Interessante e variada a materia das duas edigoes, cons-
tituida de cronicas, folhetim, contos, poesias, variedades, 
critica de costumes, atraves das charges, e segao de ironia e 
trogas, das quais era alvo principal O Vesuvio, periodico de 
outro grupo academico. Zambulo, Bavio-e-Mevio, P. de A., 
Lases, Tabyra, Cezar Borja, B. de Borborema, alem de De-
mocrito, foram alguns novos colaboradores. 

Nao ha indicagao de ter prosseguido a publicagao (Bib. 
Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). (2) 

A SEMANA — Periodico Cientifico e Literario — "Pu-
blicado por uma sociedade", sendo a comissao redatora com-
posta de Antonio de Sousa Pinto e Claudino Gomes Barreto, 
circulou o no 1, vol. I, a 17 de junho de 1865, formato de 
32x22, com duas colunas largas e quatro paginas, destinan-
do-se a sair todos os sabados. Impresso na Tip. de Freitas 
Irmaos, assinava-se, para a capital, a 1$000 mensais, ou . . 
3$000 trimestrais para fora, mediante pagamento adiantado. 

Em seu artigo-programa, intitulado "Alguma coisa", 
frisou o editorialista que A Semana nao t inha titulos a exi-
bir, nem feitos a enumerar . "Saiu das sombras e caminha 
para a claridade, precisa de movimento e sacode as asas, ve 
espago e deseja voar. Nao Ihe cortem a passagem". 

" . . . A Semana, ousamos afirma-lo, nao se afeigoara as 
disputas estereis e improficuas, sabera conciliar o util com o 

(2) Colecoes desfalcadas. 
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agradavel, qual um filosofo atico, e rejeitara tudo o que tiver 
a sombra de uma ofensa ou os laivos de uma presungao in-
fundada. A Historia e a Poesia, o Romance e o Conto, a Fi-
losofia e a Critica encherao suas colunas, e a variedade na 
materia, a escolha nas composigoes serao suas condigoes prin
cipals" . 

Divulgou o seguinte sumario: "Direito comercial", a 
continuar, sem assinatura; inicio do romance "Julio", de A. 
de Sousa Pinto; versos postumos de Joaquim A. Bessone 
d'Almeida e seu necrologio, por Floriano Jose de Miranda; 
"Palestra teatral", por Plauto, e "Notas da minha pasta", 
cronica de Epifanio. 

O n° 2 (1) circulou a 24 de junho, incluindo os novos co-
laboradores M. S. J . Pessoa e Fagundes Varela. 

Teria terminado ai a publicagao (Bib. Pub. Est.). 

A PALMATORIA — Redigida por academicos, circulou 
o no 1 (sem mencionar data) a 8 de agosto de 1865, forma-
to de 28x22, com oito paginas, quatro das quais — la., 4a., 
5a. e 8a. — ilustradas, tres com charges caricaturais e a ul
t ima com a alegoria "O destino de Lopez". Esta era repre-
sentada por um indio com o pe direito e a seta sobre o busto 
de um homem deitado, inerme, a mao ainda segurando a 
espada, tendo como fundo a bandeira brasileira tremulando 
na torre duma fortaleza — Assun?ao. 

O cliche do titulo figurava um tipo de mestre-escola, de 
palmatoria em punho, segurando a mao de outro homem, que 
dele procurava desvencilhar-se, a cartola ao vento, enquanto, 
ao fundo, outros fugiam, rua a fora. As ilustragoes, em geral, 
t inham a assinatura de L. Schlappriz, sendo o trabalho lito-
grafico de F . H. Carls e a confecgao tipografica a cargo do 
Jornal do Recife. A guisa de advertencia, estampou os versos 
abaixo, assinados por Novais: 

"Cuidareis vos que algum tolo, 
De muitos que o mundo ve, 
(Que nao levam muito bolo 

(1) Nos "Anais", de Alfredo de Carvalho, estS registado o n° 1, alias 
interrogativamente, como unico publicado. 
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Por nao haver quern Ih'os de) 

Ha de escapar-me? Pois n a o ! " 

Nenhum Expediente adotou A Palmatoria. Seu art igo-
-programa, in t i tu lado " In t roducao" , focalizou-lhe o objetivo 
principal: "moralizar cr i t icando" . Concluiu dizendo que nao 
t i nha n e n h u m desejo "de hostilizar individualidades deter-
minadas ; como a imagem da justiga, estamos de olhos ven-
dados, mas teremos cons tan temente o ouvido a ler ta e a pal
mator ia em p u n h o " . 

Dentre a mater ia divulgada, em prosa e verso, destaca-
ram-se as seQoes "Tipos academicos" e "Recife curioso", por 
Vilas, tudo em l inguagem amena, sem n e n h u m a palmatoa-
da (Bib. Piib. Est.). 

Dois meses decorridos, noticiou o Jornal do Recife, de 
10 de outubro, haver circulado o n° 2 (1), repleto de comen-
tarios e variedades, achando-se a venda a 500 reis cada 
exemplar . 

O SACRATAPO — Desse venenoso orgao, tudo o que foi 
por.sivel colher se resume n a nota a seguir, extra ida do pe-
riodico A Crenga, edigao de 10 de agosto de 1865: 

"Mais u m jornal acaba de ser publicado n a Faculdade 
de Direito: tern por t i tulo O Sacratapo e por unico fim criti-
car dos crit icos. Savidamos aos seus i lustrados redatores e, 
apreciando o quanto habi lmente sabem dirigir o sarcasmo 
cont ra quem o merece, Ihe aconselhamos um pouco mais de 
moderagao, porque devem sempre refletir que se dirigem 
a colegas, e embora esses usem do mesmo metodo p a r a com 
OS outros, cavalheirosamente Ihes deveis retr ibuir em u m 
estilo menos v i ru lento" . 

A THEMIS PERNAMBUCANA — Gazeta de Jurispru-
dencia e Discussao Judiciaria — Iniciou sua circulagao a 26 
de agosto de 1865, formato de 45x32, com quat ro paginas a 
qua t ro colunas de 15 ciceros. Expediente: "Publica-se aos 
sabados e subscreve-se a 5$000 por serie de doze numeros , 

(1) Igualmente ao precedente, Alf. de Carvalho so mencionou o n° 
1, fazendo-o interrogativamente. 
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no escritorio do dr . Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, 
rua Estreita do Rosario no 23, 1° andar, a entender-se com 
o bacharel Jose Austregesilo Rodrigues de Lima". Trabalho 
material da tipografia de Freitas I rmaos . 

Assim concluiu o bem fundamentado editorial de apre-
sentagao: "A Themis Pernambucana, aparecendo no meio 
dos acontecimentos de toda especie que abalam a sociedade 
brasileira desde os seus fundamentos, aspira a preencher 
u m a lacuna que geralmente se sente. E ela, percorrendo, 
com suas debeis forgas, todo o espago que medeia entre a so
ciedade e a lei, entre a lei e o individuo, entre o poder e o di-
reito, entre o governo e a familia, entre a familia e o cida-
dao, procurara fixar a atengao do publico sobre as causas de 
nossos males e sobre os remedios com que possam eles ser 
curados. 

"fi este um tempo de provagoes para todo brasileiro: 
eada um deve trazer para o auxilio da causa publica o seu 
obolo de inteligencia, de sacrificio, de experiencia pessoal. 
No desempenho de tao ardua missao, espera A Themis Per
nambucana que o publico desta e das demais provincias do 
Imperio a acolhera com indulgencia". 

Seguindo meta normal, distribuia-se-lhe a materia como 
a seguir: "Par te oficial", "Documentos oficiais", "Jurispru-
dencia", "Cronica", "Assuntos diversos" e "Escritores anti-
gos", sem faltar, em cada edigao, o artigo redacional, onde 
eram abordados assuntos como o nepotismo e afilhadagem 
no Foro; a necessidade da reforma dos tr ibunals de comercio, 
a praga dos magistrados politicos, a organizacao social do 
Brasil e tantos outros, especialmente visando a moralidade 
da Just iga. 

Sobre Jurisprudencia, propriamente, divulgou a folha 
poucos artigos assinados, a salientar os de J . A. (Jose Aus
tregesilo), Joao da Silveira Borges Tavora e Joaquim Bar-
bosa. 

Suspensa apos o no 18, de 23 de dezembro, so voltou A 
Themis Pernambucana a circulagao no dia 3 de fevereiro do 
ano seguinte, declarando o seu editorial de reabertura: "Pra-
za aos ceus que a historia forense da provincia, no ano de 
1866, indique algum melhoramento n a administragao da 
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Justiga, embora nesta parte sejam mui fracas as nossas es-
perangas, atendendo a que subsistem as causas que derem 
vida aos efeitos que havemos registado". 

Editou-se o importante orgao, principalmente redigido 
por Nascimento Feitosa (1), ate o n° 23, de 10 de marco de 
1866. "Circunstancias independentes de sua vontade" (2) 
levaram-no a sustar a publicagao (Bib. Pub. Est.). 

O CABOCLO DO NORTE — Periodico Politico, Noticioso 
e Critico — Surgiu a 23 de setembro de 1865, formato de 
32x23, com quatro paginas de duas colunas largas. Desti-
nava-se a sair semanalmente, mas em dias indeterminados, 
sendo impresso na tipografia do Correio do Recife. Custava 
1$000 a assinatura mensal e 160 reis o niimero avulso. 

Explicou o artigo-programa a que vinha o novo orgao: 
"Tendo-se metido pelas matas o Leao pernambucano", enver-
gonhado "das miserias desta terra", das matas saia O Cabo-
clo do Norte, para ocupar-se de espinhosa tarefa: expor os cri
mes e abusos que estavam ocorrendo, "para que esta provincia 
nao continue a sofrer imputagoes imerecidas e se nao diga 
que OS nossos brios se arrefeceram". Usaria de franqueza, 
dizendo o que sentia e o que sabia, "sem atender a conside-
ragoes, embora desagradasse, mesmo atraindo intrigas, 6-
dios, perseguigSes". Tambem nao seria indiferente a politica 
nem "a incuria daqueles que governam", advogando as ideias 
que Ihe parecessem "capazes de salvar o Brasil da revolugao 
social que se prepara" . 

Outros artigos focalizaram a guerra do Paraguay, as 
dificuldades do governo imperial e criticaram o Partido Pro-
gressista e o Presidente da Provincia, Domingos de Sousa 
Leao, e respectivos aulicos. Inseriu, ainda, um "Kaleidosco-
pio" e versinhos de sete silabas, de satira e humorismo. 

(1) Foi a ul t ima at ividade de Nascimento Feitosa no campo da im-
prensa, vindo ele a falecer a 29 de margo de 1868, aos 53 anos de idade . 
"Uma das glorias de Pernambuco" , no dizer de Fel ix Cavalcanti de Al
buquerque Melo ("Memorias de um Cavalcant i" — edigao refundida por 
Gilberto F rey re — Companhia Editora Nacional, Rio, 1940), era "reco-
nhecido como o pr imeiro advogado desta cidade", tendo sido citado, no 
Par lamento frances, como "o sabio jur isconsulto brasi le i ro" . 

(2) De uma nota posterior, publ icada pelo periodico O Mercantil, 
edigao de 3 de ju lho de 1867. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 229 

Apesar do rompante da partida, O Caboclo do Norte nao 
prosseguiu sua tarefa, extinguindo-se com a primeira edicao 
(Bib. Piib. Est.). 

A BUSSOLA AMERICANA — Periodico Politico, Noti-
cioso, Literario e Comercial — Entrou em circulagao a 7 de 
outubro de 1865, formato de 45x29, com tres colunas de 15 
ciceros e quatro paginas . Redagao a rua do Alecrim n° 51 e 
impressao da Tip. Americana, a rua do Hospicio no 17, pre-
tendendo sair semanalmente, aos sabados. Assinava-se a 
3$000 por trimestre, pagos adiantados, ou 4$000 depois de 
vencido o primeiro mes; semestre — 6$000. Anuncios: gra
tis por tres vezes, nao excedendo vinte l inhas. 

Assim concluiu o longo artigo de apresentaqao: "6rgao 
politico, A Bussola Americana combatera a politica pessoal 
e incandescente que o governo tem introduzido no pais com 
o fim antipatriotico de, apoquentando e enfraquecendo os 
individuos, remover resistencias ao seu governar absoluto, 
retirando o povo dos seus verdadeiros interesses. Neste pro-
posito, porem, A Bussola jamais descera a questoes indivi
duals . Sem aliangas nem afinidades com os partidos que se 
debatem no pais. . . jamais se apar tara da discussao dos in
teresses gerais da nagao brasileira e dos povos americanos". 

Divulgou artigos sobre "O comercio americano" e "A 
emigracao"; tracos biograficos de Abraham Lincoln e "Diva-
gacoes", na segao "Literatura", sem assinar-se o autor, para 
continuar na edigao seguinte, isendo a ul t ima pagina de 
anuncios. 

Nao ha indicios do prosseguimento da publicagao (Bib. 
Nac. e Bib. Pub. Est.) . 

O VINTE E CINCO DE MARgO — Jornal Politico — 
Fundado a 4 de novembro de 1865, apresentou-se em formato 
de 44x29, com quatro paginas de quatro colunas a 14 cice
ros. Trazia sob o titulo, como divisa, o seguinte: "O governo 
do Brasil e Monarquico-Hereditario, Constitucional e Repre
sentative — A divisao e harmonia dos Poderes Politicos e o 
principio conservador dos direitos dos cidadaos, e o mais se-
guro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituigao 
oferece" (Constit. do I m p . , a r t s . 3° e 9°) e "A inviolabili-
dade dos direitos civis e politicos dos cidadaos brasileiros, 
que tem por base a liberdade, a seguranga individual e a pro-
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priedade, e garantida pela Constitulgao do Imperio" (Cons-
t i t , do I m p . , arto 179). 

Seguiu-se, em toda a largura da paglna, minucioso ex-
pedlente, com a discrlminaQao dos locals onde se recebiam 
assinaturas, a razao de "12$000 por ano ou por serie de 25 
nximeros. oagos em prestacoes mensais adlantadas" . Anun-
cios a $100 por linha, sendo as publicagoes de interesse par
ticular feltas sob ajuste. 

Em substancioso artigo-programa, o editoriallsta foca-
lizou a sltuacao do pais, clamando: "Ataquemos de frente os 
desvarlos dos que sem rebuco calcam e recalcam as nossas 
liberdades publlcas e rasgam, uma a uma, as paginas da-
quela liberalissima Constitulcao que o Imperio jurou no me-
moravel dia de 25 de margo de 1824". 

"'& do pensamento de opor diques a torrente de tao gran-
des males, que ameaca engulir tudo, que nasceu, armado 
como Minerva, O Vinte e Cinco de Mar?o, cujo titulo ia esta 
indicando as excursoes que vai ele fazer pela estrada do por-
vir". 

" . . . o novo conviva, que vem hoje sentar-se no grande 
banquete da Imprensa jornalistica, nao traz sobragando nem 
um talher ja usado nos festins de desprezivels fapoes, nem 
recebeu a missao de evangelizar especialmente em nome des-
te ou daquele partido; suas ideias sao bebidas na fonte cau
dal da Constituigao". E concluiu: "Sus, amigos da Patria! 
A imprensa livre, cortes e desassombrada, sera a coluna de 
fogo que nos guiara a terra da promissao! Sus!" 

Comportou o semanario bastante materia, bem redigida 
e bem distribuida, toda em tipo corpo 10, uniforme, titulos 
em 12 negrito, lisonjeira apresentagao grafica da oficina do 
Correio do Recife, a rua do Imperador no 79, 1° andar . 

Em longos editorials ou notas dos "Fatos Diversos", ocu-
pou-se o periodico, redigido por penas qualificadas (monse-
nhor Pinto de Campos foi um dos redatores), em criticar o 
gabinete ministerial e os "corifeus" da liga, ou Partido Pro-
gressista, nao sem deixar de dedicar algumas colunas a po-
litica do interior e dos Estados vizinhos. A publicagao, ter-
minado o ano, continuou, com o no 9, a 11 de Janeiro de 
1866. 
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No n° 11, iniciava-se a insergao das "Cartas de Erasmo" 
(pseudonimo que velava, "com segredo nao violado ate hoje, 
o nome de algum eminente estadista") (1), dirigidas ao Im-
perador Pedro II e nas quais se propunha a dizer "a verda-
de inteira a respeito do pais, sobre os homens como sobre as 
coisas". 

Teve o jornal, igualmente, a colaboragao de Pedro de 
Calazans, O Observador Indignado e outros, e inseriu corres-
pcndencias assinadas por Epaminondas, O Alpha, O Intre-
pido, C. A. S. , Jose Correia de Araujo. Nemo e Suas-^iihy, 
alem de transcricoes. Polemizou com os iornais progressis-
tas, principalmente A Situa^ao, e com as "colunas alugadas" 
do Jornal do Recife. 

Ainda em prosseguimento a camnanha politica. jamais 
interrompida, o editorial do no 53, de 1 de dezembro, acusava 
o Partido Progressista dos males que atranalhavara o pais, 
aduzindo: " . . . a guerra que ceifa tantas vidas; a bancarro-
ta, que exibe o seu medonho aspecto; a depreciacao de nos-
sos brios — eis o fruto do calculo da Liga nesta par te" . "A 
politica progressista tem chamado sobre si as maldicoes da 
pa t r ia" . 

Prolongou-se a vida do periodico ate o n^ 55. de 13 de 
dezembro, quando uma nota final, de despedidas e "boas fes-
tas", declarava que voltaria em 1867, para reatar o fio das 
"maldiQoes contra esta atualidade nefanda que tantos abls-
mos tem cavado no solo da pa t r ia" . Nao voltou. (Bib. do 
Inst. Arq.). 

1866 

O AMERICANO — Periodico Politico, Literario, Critico, 
Noticioso — Entrou em circulacao no dia 6 de Janeiro de 
1866, formato de 44x30, com quatro paginas de tres colunas 
largas. Impresso na Tipografia Liberal Constitucional, fez 
inserir abaixo do titulo uma faixa com o longo Expediente 
que vai aqui reproduzido: 

(1) Um Riograndense do Sul, escrevendo "Ligeiros apontamentos para 
a biografia de um contemporaneo", no periodico A Republica, de 19/2/ 
1871, identificou Erasmo: era o romancista Jose de Alencar . 
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" . . . publica-se todos os sabados; subscreve-se nesta ti-
pografia a 10^000 por ano (pagos adiantados); os assinan-
tes da capital pagarao por trimestre 3S000 e semestre 5S500 
ao receber o primeiro numero; e os do centro ou das provin-
cias em semestre a 6S500, sendo o porte franco. Os anuncios 
dos assinantes serao publicados gratis, sendo no mesmo tipo 
do jornal; os comunicados e correspondencias de particular 
interesse pagarao o que se convencionar, correndo por conta 
dos seus autores toda a responsabilidade civil e criminal, 
vindo assim os autografos competentemente legalizados. O 
escritorio deste jornal e na mesma tipografia, rua das Cal-
gadas no 39 (tambem chamada Largo do Forte), para onde 
se enviarao todos e quaisquer negocios tendentes a esta fo-
Iha, publicando-se tudo contra toda e qualquer pessoa, sem 
distincao de grandeza e cores politicas" 

Lia-se no editorial de abertura: "Temos ideias proprias 
e as iremos expondo ao juizo e apreciacao publica; aceita-
remos a censura, em que possamos incorrer, e nos curva-
remos resignados ao peso da opiniao publica, que espero nao 
nos sera infensa. Seremos inexoraveis contra o vicio, contra 
a corru^ao e contra o abuso, excesso, negligencia e frouxi-
dao do furvcionario publico no desempenho de seus deveres. 
E, como temos olhos, vemos que este belo Brasil vai se pre-
cipitando em um abismo medonho. Vemos muitas causas 
que o afligem e perseguem; que alguma coisa de grandio
se se prepara de future, que o horizonte esta carregado de 
nuvens, que ameagam, a cada momento, terrivel borrasca. 
Vemos que, nesta dificil situagao, nao e prudente precipi-
tar os acontecimentos, porque eles virao, necessaria e natu-
ralmente. As grandes revolugoes nao se fazem repentina-
mente" . 

Outros males eram vistos, tais como: a administracao 
"impedir o desenvolvimento da opiniao publica"; a divida 
publica crescer "a passos largos"; "a industria em decaden-
cia"; a corrugao "lavrando por todas as classes da socieda-
de"; o "voto nacional sofismado"; a "mentira oficial pre-
valecendo"; a "instrugao publica vendida a baixo prego"; 
"roubados os cofres publicos" e, sobretudo, "chamar-se vo
luntaries da patr ia a homens recrutados forgosamente e 
que nesta cidade entram algemados e amarrados com cor-
das" . 

Manteria, finalmente, "perfeita "liberdade de impren-
sa", agradasse ou nao . 
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Seguiram-se, na edicao de estreia, o "Correio do Ame
ricano", pelo Dr. Ali; "Noticiario"; "Transcrigoes"; "A crise 
comercial de 1864" (artigo IX de uma serie iniciada na Illus-
tra^ao Commercial do Recife); "Variedades" e "Ao almogo", 
por Jean-Jeao. 

Circulando regularmente, manteve, com exito, o progra-
ma enunciado, ocupando-lhe sucessivas edicoes o estudo in-
titulado "Reflexoes sobre as Biblias impressas em Londres 
e Nova York em relagao aos catolicos do Brasil". Ocur)ou-se 
da politica da Paraiba. Divulgou, em folhetim, sermoes do 
padre Antonio Vieira. Longas poesias saiam sem assinatu-
ra. No no 16 comegou a segao "Semana pitoresca — Folhas 
soltas", dedicada "a religiao, a l i teratura, as belas artes e 
tambem a ciencia". No no 20 estampava-se longa Correspon-
dencia de Antonio Borges da Fonseca, procedente de Flores, 
sertao de Pernambuco. Menandro escrevia sobre Teatro. 

Servido de variada materia, incluindo os "A pedidos". 
sem propaganda comercial, nao dava tregua, em substan-
ciosos editorials, a critica aos desmandos governamentais, a 
inutilidade dos partidos que se entrechocavam na luta pelo 
poder e pelos bons empregos; condenando a hegemonia do 
Sul e o desprezo do Norte; defendendo o direito de vivencia 
dos Portugueses em Pernambuco e a intensificagao do colo-
nialismo estrangeiro: nao deixando, finalmente, sem formal 
reprovacao certas atitudes do Clero, que se vinha desmorali-
zando (edigao de 4 de agosto) "de uma maneira extraordi-
naria", para acrescentar: " . . . d o turbilhao de t an ta devas-
sidao clerical e governamental, aparecem os padres iesuitas 
apostolando os povos, e o povo os recebendo de bracos aber-
tos" . Atacava a Maconaria e o Jornal do Recife, que Ihe ser-
via de eco. 

A colaboracao de Borges da Fonseca nao passou do pri-
meiro art igo. E, ja no seu n° 26, O Americano, em Comuni-
cado com a assinatura O Cidadao, criticava as idelas daque-
le lider republicano, que voltara de sua vilegiatura para fa-
zer ressurgir O Tribuno; mas, em editorials, fazia cobertura 
dos comicios por ele organizados e condenava a tentativa do 
seu assassinio (n" 29, de 13 de outubro) . 

Apos extensa lacuna existente na colegao manuseada, 
aparece o n° 41, ano II, do semanario, datado de 16 de maio 
de 1867. (Alem da falta de comprovantes, verlflca-se, atra-
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ves da numeragao, que, no periodo em aprego, esteve sus-
pensa a circulagao por algum tempo) . 

Mantinha-se o mesmo programa reformista d'O Ameri
cano, que logo escreveu, em artigo dirigido a mocidade aca-
demica: " . . . levantai-vos e protestai contra a prostituicao 
das grandes ideias do seculo, com que traficaram os ganha-
dores do governo". 

Mais algumas edigoes e encerrava-se a existencia do bra
vo periodico com o n^ 45, de 4 de julho de 1867, quando fin-
dou a serie de "Publicagoes a Pedido", sob o titulo "Dialogo 
das bravatas e fidalguias acavalgadas praticadas em nossa 
deleitavel Capunga", e o sub-titulo "Ginasticas de um subde-
legado conhecido por Cabrinha de Papai''. 

Foram seus colaboradores esporadicos: o poeta Jose Soa-
res Pinto Correia e o cronista literario Rodrigo Rodrigues, 
nao aparecendo jamais a assinatura do autor das "Paginas 
soltas" (livro inedito de reminiscencias, escrito em 1850), 
sempre em regime de "continua", a nao ser um simples F., 
no fim da publicagao, que ocorreu no penultimo niimero do 
jornal. fiste divulgou, ainda no primeiro ano, pelo menos 
uma das "Cartas de Erasmo" (pseudonimo de Jose de Alen-
car) (Bib. Pub. Est.) (1) . 

O CIDADAO — Periodico Comercial, Literario e Noticio-
so — Iniciado a 1° de fevereiro de 1866 ("Anais"), circulou 
no dia 16 o n° 4, formato de 32x22, com quatro pagfinas de 
duas colunas larg'as. Trazia sob o titulo o conceito de Virgi-
lio: Intemerata fides, et Candida libertas. Impresso na Ti-
pografia Liberal Constitucional, t inha como editor Francis
co Joao Alves de Almeida, sendo a redacao instalada na rua 
da Conceicao no 16. Assinava-se a 2S000 trimestrais, vendido 
o numero avulso a 200 reis. Segundo o Expediente, so acei-
tava artigos que envolvessem responsabilidade quando com-
petentemente assinados, publicando grattiitamente aqueles 
de interesse comum. 

A edigao em apreco e, bem assim, o n° 5, do dia 28, tam-
bem de fevereiro, que teria sido o ultimo, divulgaram, a par 
de editorials em defesa da causa dos Portugueses no Brasil, 

(1) Colegao desfalcada. 
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Correspondencias, "Perguntas que nao ofendem a quem nao 
as compreende", notas policiais, variedades, critica de cos
tumes e humorismo (Bib. Pub. Est.). 

CORREIO DO RECIFE — Parte Literaria — Edigao do 
jornal do mesmo nome, comegou a circular em margo de 
1866, com 16 paginas, formato de 37x26. O desenho do ca-
begalho, ocupando quase meia pagina, representava, tendo 
o titulo sobrenosto, um globo mundial ao centro, entre nu-
vens; ao fundo, aspecto de cidade, o sol e montanhas; aos 
lados, servindo de moldura, figuras de anjos e jarroes de 
flores. Ao pe, a procedencia do cliche: "Paris-imprensa d'Au-
gusto Vallee, rua de Breda, 15". 

Em toda a largura da pagina, vinha o Expediente: "Esta 
parte do Correio do Recife sera publicada de 15 em 15 dias, 
contendo oito paginas de gravuras, representando assuntos 
de interesse, tais como paisagens, vistas de cidades e edifi-
cios e finalmente retratos de pessoas ilustres nacionais e es-
trangeiras, e oito paginas de literatura amena, de sorte que 
formara todos os anos um belo e interessantissimo volume 
com 384 naginas. sendo 192 ilustradas com mais de 400 gra
vuras. Alem desta parte, o Correio do Recife publicara, de 
15 em 15 dias. um mimero de quatro paginas em formato 
e:rande contendo outros assuntos e noticias da Europa e de 
todo o Imperio". 

Circulou o magazine regularmente, de acordo com o pia
no delineado. vindos expressamente de Paris os cliches das 
oito paginas ilustradas. Eram reprodugoes de acontecimen-
tos e figuras de projegao de paises europeus. A materia tino-
grafica das outras oito paginas abria com a segao "Noticias 
diversas", constituidas de amplas legendas dos cliches alu-
sivos e informagoes de diferentes acontecimentos do Exte
rior. Seguiam-se transcrigoes de contos, novelas, romances 
(em regime de continuagao), estudos historicos, biografias 
e artigos "do Carapuceiro" (nome do periodico anos atras re-
digido pelo Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama) . Apa-
reciam, tambem, produgoes originals, em prosa ou verso, de 
A. de Sousa Pinto, A. R. de Torres Bandeira, Silvanus, pa
dre J . Duarte, C. Colago (tradugoes), R. de Areia Leao, 
Joao de Deus, Cezario de Azevedo e outros. 

Invariavelmente sem data de especie nenhuma, so em 
1867 colocava-se ao pe da ultima pagina a indicagao: "se-
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gundo ano". Tendo circulado 19 edi(j6es em 1866, num total, 
em numeragao seguida, de 304 paginas, no ano seguinte a 
publicagao sofreu lacunas, saindo apenas 13 edicoes, num 
total geral de 508 paginas. 

Embora tenha deixado de existir o orgao-matriz, o Cor-
reio do Recife ilustrado nao se deteve, continuando em 1868 
(1), quando mudou o cliche do cabegalho, nele passando a fi-
gurar a cena do desembarque de Pedro Alvares Cabral no 
Brasil. Lia-se, abaixo, na faixa do Expediente: "Esta parte 
do Correio do Recife sera publicada uma vez por mes, con-
tendo oito ou seis paginas ilustradas. Alem disto, os srs. 
assinantes receberao tambem, de tres em tres meses, figu
rines de modas e moldes de trabalhos para senhoras". 

As fotogravuras nrocedentes de Paris foram intercala-
dos desenhos locals, do litografo F . H. Carls, predominan-
do retratos de personalidades brasileiras. Alem da materia 
em prosa, a folha veio a divulgar, tambem, poesias de Fir-
mino Candido de Figueiredo, Antonio da Cruz Cordeiro. Ro-
zendo Muniz Barreto, Antonio de Sousa Pinto e Melo Cunha. 

Anesar do que consta do Expediente na fase de 1868. '̂ •̂  
tres primeiros numeros, sempre sem data, sairam com 16 
naeinas: o no 4 com oito; o 5°, o 6° e o 7° com doze, num 
total de 94, em numeragao seguida, nao prosseguindo a pu-
blicacao. 

O trabalho tipografico esteve invariavelmente a carso 
da tipografia situada na rua do Imperador no 79, 1° andar 
(Bib. Pub. Est., Bib. do Gab. Port, de Leit. e Colec. Abelardo 
Rodrigfues) (2) . 

MOSAICO — Periodico Cientifico, Literario e Noticioso 
— Comecou sua existencia a 1° de maio de 1866, formato de 
31x22, com quatro paginas de duas colunas largas, sendo 
impresso na oficina do Jornal do Recife. Redatores — Paulo 
de Amorim Salgado, M. A. Godofredo Autran e T. de A. 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho dera o Correio 
do Recife ilustrado como extinto na mesma data que o orgao matriz, ou 
seja, a 22 de outubro de 1867. 

(2) As duas Bibliotecas mencionadas possuem colegoes do Correio 
do Recife ilustrado; mas a unica completa, num volume de 508 + 94 pa
ginas, e a do colecionador particular Abelardo Rodrigues. 
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Araripe Junior. Circularia um "numero indeterminado de 
vezes", adotando a seguinte tabela de assinaturas: mes (pa
ra o Recife) — ISOOO; trimestre (para fora) — 3$500. Prego 
do exemplar — 300 reis. 

De autoria do primeiro dos redatores foi a "Introdugao", 
na qual, depois de exaltar a imprensa, escreveu: "Conscio 
das imensas dificuldades que assaltam os periodicos litera-
rios no seu comego, O Mosaico nao trepidou em apresentar-
se per ante o publico, embora revestido de singelas formas e 
nada almejando senao prestar alguns servigos aqueles que, 
nas horas vagas, procuram um doce refrigerio as suas tare-
fas". 

Acentuou, mais adiante: "Daremos por satisfeita nossa 
missao se subministrarmos aos nossos assinantes uma leitu-
ra instrutiva e amena, que, a par de distragao, sirva de litil 
entretenimento a inteligencia na hora de descanso". 

Afora OS trabalhos, em prosa e verso, firmados pelos re
datores, inseriu poesia de L. Guimaraes e noticiario do In
terior e do Exterior. 

Publicaram-se oito numeros do bem feito periodico (na 
realidade, exclusivamente literario), o ultimo dos quais no 
dia 7 de julho. Foram, tambem, seus colaboradores: W. de 
Figueiredo, Belmiro Salgado, Leandro Soares, Torres Portu
gal, Antonio de Sousa Pinto e Anfiloquio B. F . C . . So nas 
duas pemiltimas edigoes variou de materia, dedicando al-
gum espago a segao de logogrifos "Rebus" (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA JURIDICA — Jornal Academico — Circulou 
no dia 15 (1) de maio de 1866, apresentando a divisa: "Si sa
piens fueris, tibi metipsi eris: si autem illusor, solus porta-
bis malum" (Proverbio) . Sem apresentar corpo redacional, 
foi impressa na Tipografia do Correio do Recife, situada a 
rua do Imperador no 79, 1° andar, formato de 31x21, com 
16 pagias de texto e capa em papel de cor. 

A "Introdugao" focalizou a formagao e organizagao das 
sociedades humanas e o grandioso papel que representa a 
mocidade na marcha das civilizagoes, para frisar, mais adi
ante: ' 

(1) Nao no dia W, como registou A. de Carvalho. 
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"A imprensa todos os dias estruje por ai alem as nossas 
aspiragoes, o nosso futuro. O jornalismo chamado por La-
martine o livro do povo, nos o abragamos, e nosso. O gran-
de niimero de publicagoes periodicas que sai todos os dias de 
nosso seio demonstra quanta seiva de vida, de fe e de espe
ranga alimentamos no peito. :fi assim que, como prova dessa 
esperanga no futuro, como sinal do amor que dedicamos a 
causa da ciencia, oferecemos hoje ao publico o primeiro nii
mero da Revista Juridica. 

"Destinada a preencher uma necessidade que se fazia 
sentir na imprensa academica, ela abre campo exclusivamen-
te as questoes juridicas, chamando a este terreno as inteli-
gencias que quiserem ai batalhar. As questoes juridicas, 
como parte essencial de nosso estudo, devem merecer de nos-
sa parte atengao especial". 

Alem de outro artigo redacional, a primeira edigao pu-
blicou produgoes firmadas por R. H. da Silva, Pedro Car-
neiro, J . F . Uchoa Cavalcanti e S. W. Mac-Dowell. 

Seguindo a numeragao das paginas, ate perfazer o to
tal de 30, publicou-se o n^ 2 (2) no dia 31 de maio, com a 
colaboragao, alem de outros, de Jose Jansen Ferreira Junior, 
J . G. Correia Gondin e Virgilio A. Morals (Bib. Nac. e Bib. 
Piib. Est.) (3) . 

REVISTA ILLUSTRADA — "Lectorem dUectando, 
pariterque monendo" — Surgiu a 1° de julho de 1866, for-
mato de 31x22, com oito paginas a duas colunas de 16 cice-
ros. Constava do Expediente: "Publica-se, por ora, duas ve-
zes por mes, a razao de 1$000 mensais para a capital e 3$500 
(trimestrais) para o centro e provincias. Pagamento adian-
tado". "Toda correspondencia deve ser dirigida a Livraria 
Universal, rua do Imperador n° 52. A redagao aceita qual-
quer trabalho que se Ihe oferega". Redagao atribuida a um 
grupo de academicos que incluia Tobias Barreto de Meneses. 

Lia-se no editorial de abertura: "fi: preciso que uma voz 
livre e independente ecoe com forga, numa tuba de Josue, 

(2) O autor citado mencionara o n° 1 como unico, fazendo-o in te r ro-
gat lvamente . 

(3) Na Biblioteca do Estado so h^ comprovante do n° 1. 
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ate conseguir com os seus sons ver derribadas as muralhas 
da cidade dos preconceitos e preocupagoes. Eis a missao da 
Revista Illustrada. 

"Filha de cinco minutos de reflexao, vem a luz da im-
prensa despida de relagSes e dependencias, com vistas lar-
gas num horizonte tambem largo. A literatura e a politica 
sao votadas suas atencoes, mas a politica nao de partidos, 
que se amesquinham sempre, mas a politica de ordera, de 
harmonia e dignidade nacional". 

Sua miateria constituiu-se de l i teratura humoristica, 
como as "Novidades da quinzena", "Observagoes misto-poli-
ticas", "Mosaicos", "Tipos" e duas correspondencias episto-
lares, dirigidas ao "Granitico senhor" e ao "Amigo Pruden-
cio", nas quais eram desferidas cargas de satira sobre certos 
poetas que saudavam atrizes em exibigao no palco do Teatro 
Santa Isabel. A primeira das cartas era assinada por Tchang-
Tching-Boung e a segunda por Salamaleco. Nesta, aludia-se 
a "um moco muito nosso conhecido", que, entusiasmado, 
"mimoseou a grande ar t is ta" com uma porgao de estrofes, 
das quais transcreveu uma oitava em decassilabo. O poema 
era "O voo do genio"; o poeta, Castro Alves; a atriz Eugenia 
Camara; o motivo, o ridiculo. A ult ima pagina, toda em li-
togravura, estampou uma charge politica, outra literaria e 
retratos de Mariz e Barros e Paulino Camara, mortos heroi-
camente na guerra do Paraguay. 

O segundo niimero (e ultimo), datado de 15 de julho, 
apresentou-se com as paginas externas, la. e 8a., desenha-
das de charges litograficas. Nas "Novidades da quinzena", 
focalizou o aparecimento do jornal A Luz (redagao atribui-
da ao grupo de Castro Alves), que a todos causara surpresa, 
pois vinha precedido das piores informagSes. Entretanto, 
•'encaminha-se a um fim grandioso e nobre", fruto do "lou-
vavel esforgo de alguns mogos" que sabiam aproveitar o tem
po excedente em "proveito de suas inteligencias e gosto lite-
rar io". Frisou, porem: " . . . h a frases que nos soaram mal e 
algumas opinioes de que dissentimos", a respeito do que, se 
sobrasse tempo, a redagao faria, "em trabalho separado, al
gumas consideragoes". Terminou desejando ao congenere 
"uma vida longa e cheia de triunfos" e aconselhando-lhe pru-
dencia para evitar desvios. 

A segao "Noticias telegraficas", firmada por Maglorio, 
fez ironica referenda a "um Papa-Ovo", o qual, do camaro-
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te do Teatro Santa Isabel, entusiasmado, "recitou u m a be-
lissima poesia no estilo novissimo — estilo de cabega de cria-
do ingles", visando, assim, ao poeta baiano e ao poema ja 
aludido (Bib. Piib. Est .) . 

Seguiu-se a edigao em aprego da Revita Illustrada u m 
Suplemento (comprovante nao encontrado) , dele constando 
um artigo de Tobias Barreto contra Castro Alves, mencio-
nado e refutado por A Luz (1) . 

ACADEMICO PARAHYBANO — Saiu a lume no dia 4 
de julho de 1866, formato de 44x30, com quatro paginas de 
quatro colunas, sendo impresso na tipografia do Correio do 
Recife. Constava do Expediente: "Publica-se nao menos de 
duas vezes por mes e assina-se n a Livraria Economica, rua 
do Crespo (atual Primeiro de Margo) no 2. Prego da assina-
tu ra : para o Recife — ISOOO mensalmente, pagos ao receber 
o primeiro niimero; para a Paraiba — 3$000 por tr imestre, 
pagos adiantados" . 

Lia-se no editorial de apresentagao, assinado por I . J . , 
ou seja, Irineu Joffyli, o redator principal: "A Paraiba do 
Norte e, como algumas do Brasil, sem importancia e esque-
cida de todos, principalmente do governo. Sujeita a Per-
nambuco, assim no comercio, como eclesiastica e judiciaria-
mente, compunge a nos, filhos dela, ve-la feita quase que 
uma colonia desta provincia. 

"Tra ta r do seu comercio, lembrando meios de torna-lo 
independente e florescente; da sua agricultura, dos recursos 
na tura l s dos seus terrenos; de todos os produtos; da sua au-
tonomia eclesiastica e judiciaria e, enfim, de tudo quanto 
Ihe possa interessar; tal e, pois, o fim principal pa ra que con-
vergem todos os nossos esforgos". 

Divulgaria artigos juridicos e seria noticioso. Quanto a 
politica, era assunto que nao entrava em suas colunas . 

Seguiu-se a publicagao, inserindo artigos de Ernesto 
Chaves, Vicente do Rego Toscano Barreto, Joao Lopes Pes-
soa da Costa, L. E . R. Viana e l . J . , que focalizavam temas 
como "O comercio da Paraiba"; a "necessidade da criagao 

(1) Ver, adiante, o registo d'A Luz. 
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de um Bispado"; limites interestaduais; criagao de uma as-
sociagao comercial; Direito Comercial, e tc . , alem de u m a 
Par te Literaria, com poesias de Silvius, outras sem assina-
tura , e de L. CJuimaraes Junior; mais o estudo "Paraibanos 
celebres de 1817", enquanto o padre Estanislau escrevia "Di
reito Eclesiastico". 

Tal e o resumo do que se contem nas paginas do Acade-
mico Parahybano ate o n° 5, datado de 11 de setembro do 
mesmo ano (Bib. Pub. Est.). 

Teria, porem, continuado (era quinzenal) ate o n° 7, 
de 25 de setembro, conforme Alfredo de Carvalho (obra ci-
t a d a ) . 

A LUZ (1) — Periodico Literario — O primeiro niimero 
circulou em principios de julho (2) de 1866. Nao existindo 
comprovantes em n e n h u m a das bibliotecas visitadas, encon-
tra-se, porem, o editorial de apresentagao transcri to nas pa
ginas 144 a 148 do livro "Castro Alves — Correspondencia; 
Ineditos e Dispersos", editado em 1956, pela Livraria Pro-
gresso, da Bahia . Dele consta o topico: 

"A imprensa e um topo. E nos, que subimos do vale de 
nossa obscuridade para um momento sacudir nossa palavra 
aos quatro pontos da terra, nao seremos as bacantes ebrias 
a t r ipudiarem de gaudios pelos Cinthos das regioes heleni-
cas, mas os druidas entusiastas dos basaltos graniticos da 
Armorica". 

Todo o artigo constituiu um poema em prosa, arrema-
tando: "Oh! deixai-nos seguir a via-dolorosa da a r t e . . . " 

No segundo numero, que saiu no fim do mes, assinou 
Castro Alves, o redator principal, violento artigo, sob o t i tn-
lo "Polemica" e o sub-titulo "O Suplemento e o sr . Barreto", 
igualmente reproduzido no citado volume (3) . 

(1) A L,uz, segundo Pedro Calmon, no seu "Vida e amores de Castro 
Alves", pag. 103" foi "um jornalzinho ponnposo", que no artigo de fundo 
dependurara "os trofeus da liberdade de opiniao". 

(2) So a 21 de julho o Diario de Pernambuco deu noticia do apare-
cimento do primeiro numero d'A Luz, declarando-o publicagao quinzenal. 

(3) Abaixo do nome de Castro Alves, no livro que Ihe transcreve 
o artigo, esta consignada a data — 22 de agosto de 1866. £ engano. Deve 
ler-se — julho. 
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Aludiu o poeta baiano a um artigo do Suplemento do n^ 
2 da Revista lUustrada, "que encheu de pasmo a muita gen
t s " . Disseram-lhe ter sido redigido por Tobias Barreto; nao 
acreditava, devido as relacoes de amizade que, desde muito 
tempo, OS ligavam. Para certificar-se, escreveu-lhe: "Peco 
a V. S. tenha a bondade de declarar-me, ao pe desta, se e o 
autor do artigo da Revista Illustrada, incluso no Suplemen
to, como fez o obsequio de mandar-me dizer vocalmente". 

"Justamente, sr. Castro Alves. — respondeu o interpe-
lado — Sou eu mesmo. Quer responder? E um favor. Peco-
-Ihe que me encare sob todos os pontos de vista, a fim de 
que depois nao me chamem pouco generoso. Sim, sr. Con-
sidere-me como homem, como escritor na prosa e no verso, 
como cidadao e ate como f i lho. . . De-me por todas as fa
ces . . . Assim espero. E para facilitar e abreviar mais a sua 
resposta, mandar-lhe-ei levar alguns versos meus, que um 
amigo tem reunido, pedindo-lhe o favor de que me mande 
alguns seus, ao menos os que tem aqui publicado". 

Assim esclarecido e provocado, entrou Castro Alves "na 
apreciacao da critica do sr. Barreto". Rebateu os doestps e 
acusagSes, inclusive de plagiato, atribuindo-lhe ma fe e "uma 
ignorancia atrevida e alvar". E acentuou: " S . s. continuou 
a descer, mas foi num terreno tao baixo, que desapareceu 
completamente aos nossos olhos, como aos de todo homem 
de bem". 

Depois de expor ao publico o "specimen da educacao e 
delicadeza de um homem que se preza; de um critico, que se 
diz literario", concluiu: "Provaremos no seguinte numero 
ao publico quem e o escritor que se apresenta com sua caoa 
de farrapos de todas as qualidades, e recheado de inqualifi-
caveis disparates". 

Calando-se a Revista Illustrada, ofuscou-se, igualmente, 
A Luz. 

O ORIENTE — Jornal Catolico, Politico, Literario e No-
ticioso — Iniciou sua circulacao a 8 de julho de 1866, for-
mato de 45x30, com quatro paginas de quatro colunas. 

" . . .tem por fim — lia-se na faixa do Expediente — con-
siderar o Brasil na sua politica e na sua literatura em rela-
gao ao Catolicismo. Assina-se na tipografia do Correio do 
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Recife, a rua do Imperador n^ 79, 1° andar (onde era im-
presso), a 5S000 por serie de vinte numeros". Diregao de 
Manuel Francisco Raposo de Almeida. 

Segundo o artigo-programa, vinha "tomar parte na cru-
zada civilizadora da Imprensa", frisando: "Os nossos hori-
zontes politicos, os literarios e religiosos estao como entene-
brecidos e ameacando uma medonha tempestade: nao temos 
oriente nem norte; estamos como o naufrago apenas confia-
do a uma fragil reliquia do lenho despedagado". 

A situagao era "assustadora", "cruel". "Parece-nos — 
adiantava — que o Brasil acha-se num destes momentos su
premos em que so Ihe podera valer a misericordia divina". 

" . . . em religiao ha um indiferentismo esterilizador, ou 
antes, ha um ateismo pratico a lutar com um Catolicismo 
abastardado". O articulista perguntava o que fazer, e res-
pondia, a guisa de conselho: "Olhar para o Evangelho como 
Norte e considerar o Catocilismo como Oriente". 

Criticou o "racionalismo pretensioso", declarando aspi-
rar os "beneficios da civilizagao e da liberdade"; "a moral 
domestica e a moral publica". 

Destinado a publicar-se aos domingos, O Oriente cons-
tituia-se de bem urdidos comentarios redacionais, de natu-
reza politica ou religiosa, criticando, inicialmente, a atua-
gao do Bispo da Diocese. Manteve boa segao noticiosa, in
clusive das atividades teatrais, focalizando, especialmente, 
o renascimento do Conservatorio Dramatico Pernambuca-
no . Na parte literaria, teve a colaboragao, em prosa e verso, 
de Antonio Rangel de Torres Bandeira, Jose Soares de Aze-
vedo, Jeronimo Vilela de Castro Tavares, A. Marques Rodri-
gues e Henrique de Beaurepaire Rohan. 

A partir do n^ 10 transferiu-se a confecgao d'O Oriente 
para a Tip. Nacional, situada a rua Estreita do Rosario n^ 
28. No no 13, comegou a divulgar a "Historia Eclesiastica 
do Brasil". 

Alimentando principios liberals, o periodico veio a pole-
mizar com o orgao conservador O Vinte e Cinco de Margo 
e com o progressista A Situagao, cada um a defender os res-
pectivos pontos de vista. 



2 4 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

Nada obstante o seu enunciado, nao foi possivel a O 
Oriente sair regularmente, cada semana. Encerrou o ano com 
o n° 14, de 23 de dezembro, para reaparecer a 20 de Janeiro, 
continuando a numeragao, quando escreveu: " . . . confiando 
na misericordia divina, devemos esperar que o ano de 1867 
traga mais auspiciosas solugoes aos problemas socials, poli-
ticos, literarios e domesticos, como nao foram resolvidos no 
ano de 1866". 

So deu outra edigao a 3 de margo, dai passando para 9 
de junho, quando se reajustou como semanarlo, declarando, 
entao, aos assinantes, prosseguir o programa: "catolicismo 
sem fanatlsmo nem carolismo pagao"; nenhuma filiagao aos 
partidos politicos do pais e respelto a todas as "opinioes sen-
satamente admlssivels". 

Logo mais, divulgando o no 20, de 30 de junho de 1867, 
flndava a primeira serle d'O Oriente, o que mereceu uma nota 
de agradecimento aos anunclantes, com a promessa de em-
pregar esforgos para corresponder-lhes a generosa expecta-
tlva na nova meta a segulr". 

"Depols de uma involuntaria Interrupgao" (1), circu-
lou o no 21 a 2 de fevereiro de 1868, declarando a redagao: 
"A idela rellgiosa, a ideia llterarla e a Ideia politica formam 
para nos uma trlndade de sentlmento, de oplniao e de razao". 

Deu boa cobertura, atraves de comentarios, a guerra do 
Paraguay e defendeu a ideia da emancipagao da escravatu-
ra, contanto que nao fosse feita abruptamente. 

Mais de duas paglnas da edlgao de 15 de margo foram 
ocupadas pela "Introdugao a Hlstoria da Igreja Pernambu-
cana", por F . M. Raposo de Almeida. Paglna e meia do 
numero de 24 de malo, por sua vez, foram dedlcadas ao ne-
crologlo do jornallsta e jurista Antonio Vicente do Nascl-
mento Feitosa. 

Sempre comentando e noticiando os acontecimentos 
marcantes da vlda pernambucana, sob o prisma que se traga-
ra, O Oriente publicou-se no Recife ate o n° 40 (2) de 16 de 
agosto de 1868 (Bib. do Inst. Arq.). 

Terla prosseguldo a publicagao na cidade de Golana. 

(1) Substi tuiu-o, por algum tempo, O Mercantil (ver pag. 269) 
(2) Nao o n° 39, como fizera constar Alt. de Carvalho. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 245 

O ENCOURAQADO — Publicada a edigao de estreia a 
10 de agosto ("Anais"), existe comprovante do no 5, que 
teria sido ultimo, datado de 4 de setembro de 1866. Impresso 
na Tipografia Popular, apresentou-se em formato de 27x18, 
com quatro paginas de duas colunas. Sobre o titulo via-se 
a vinheta de um navio de guerra, entre duas colunas do Ex
pedients, em versos de quatro silabas, assim traduzidos, em 
resumo: assinatura trimestral — 1$000; preco do exemplar 
— 80 reis; circulagao as tercas-feiras. Frei Mangalho era o 
"capelao" da "esfregagao". . . 

Propriedade de Modesto Francisco das Chagas Canabar-
ro, a edigao manuseada encheu-se de materia joco-seria, no 
mesmo estilo de linguagem do Barco dos Patoteiros. Criticou, 
principalmente, o chamado "cortico alfandegario", onde 
ocorriam graves prevaricagoes (Bib. Piib. Est.). 

A LANTERNA MAGICA — Folha semanal, do tipo joco-
-serio, comegou a publicar-se no dia 11 de agosto de 1866, 
mas so foi possivel manusear o no 4 (1), de 1 de setembro, 
que se apresentou em formato de 27x18, com quatro paginas 
de coluna bastante larga. Constou do cabegalho o cliche de 
um palco, tendo ao centro dois individuos em servico de ma-
gicas. Aos lados, metade por metade, os versos a seguir, a 
guisa de Expediente: 

"Todos OS sabados E outras muitas 
Lanterna temos, Covas de Caco, 
Na qual veremos Onde os espertos 
Representado Pilham bom naco 
O tal cortigo Pra seu tabaco 
Alfandegado, Mil reis somente 
O caridoso, Custam tres meses 
O consolado Aos assinantes 
E o guerreiro, Que sao fregueses. 
Ou pelo menos Avulsa custa 
O marinheiro, Oitenta reis, 
De entre todos Que de guela 
Mor trapaceiro Nao a tereis". 

Sua materia constituiu-se de um dialogo entre o imagi-
nario Desiderio e o Mestre, a proposito das ladroeiras da Al-

(1) Alfredo de Carvalho registara, unicamente, o n° 1, seguido de in-
terrogacao. 
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fandega descobertas pela Lanterna; uma correspondencia 
da "Capital da Corte de Pedro Maria Gonzaga" e versos de 
critica mordaz ao Congresso (Bib. Pub. Est.). 

O RECIFE ILLUSTRADO — Entrou em circulagao a 12 
(1) de agosto de 1866, obedecendo ao formato de 32x23, com 
oito paginas, as duas externas em litogravura. Confecgao 
da Tip. Comercial, de G. H. de Mira, situada a rua Estreita 
do Rosario no 12. Titulo desenhado pelo litografo A. Ridoux, 
constituido de uma flamula desfraldada sobre o rio Capiba-
ribe, tendo ao fundo a velha ponte do Recife, navio a vela, 
aspecto do bairro do Recife e nuvens. Tabela de assinaturas: 
ano — 15S000; semestre — 7S500; trimestre — 4$000; para 
fora da provincia: 16S000, 8S000 e 4$500, respectivamente. 
Niimero avulso — $500. 

Publicacao dominical, sua materia, de carater joco-serio, 
constava, abrindo cada edicao, do "Paquete semanal", que 
era a cronica dos fatos e acontecimentos da cidade, seguin-
do-se-lhe "Duas horas vagas do Dr. Recife e Caraminhola", 
em forma de dialogos; contos; pegas teatrais; noticiario de 
feigao humoristica; versos e critica de costumes, atraves de 
charges de Ernesto ou sem assinatura. 

A colaboragao, literaria ou jocosa, obedecia a pseudo-
nimos, a saber: Ordrage, Graba-magister, Zoroasto, Dr. Re
cife, Caraminhola, Tchang, FeHx de Vandenesse, Isval, Jac
ques Goriot, e tc . 

Nas "Novidades da semana", em substituigao ao "Pa
quete", criticavam-se atos da administracao provincial, so-
bretudo no tocante as autoridades policiais, assim como as 
gestoes politicas que conduziram a formacao do Partido Pro-
gressista, tudo a base da satira e do ridicule. A aparigao do 
periodico republicano A Tribuna, de Borges da Fonseca, tam-
bem foi tema de motejos dos apimentados redatores do orgao 
caricato. 

Sob a alegagao de dificuldades financeiras, uma vez que 
a quantidade de assinantes nao era suficiente para cobrir as 
despesas, O Recife lUustrado passou a sair, desde o no 19, 
de 23 de dezembro, com apenas quatro paginas: duas tipo-

(1) Nao no dia 1, conforme consta dos "Anais". 
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graficas e duas litograficas. Reduzidas as secoes de varie-
dades, inseriu-se, a partir da edigao de 6 de Janeiro de 1867, 
o "Catecismo da doutrina liberal", assinado por O. D. e C, 
continuado em diversos numeros. Era uma satira arrazado-
ra ao Partido Liberal e seus adeptos. Baixara, enquanto isto, 
o prego da aquisicao da folha, que adotou parcela unica de 
assinatura: trimestre — 2$000. 

Nao tiveram termo, entretanto, as dificuldades da dire-
gao do periodico, que as vezes deixava de circular nalgum 
domingo. E assim deu por finda sua existencia ao publicar-
-se o no 26, datado de 26 de fevereiro (2) . Seu editor, Jose 
Soares Pinto Correia, divulgou, entao, um "auto de declara-
goes", a que foi submetido em juizo, a requerimento de Joao 
Simoes de Almeida, que considerara "inconveniente" certa 
noticia dada a publico pelo jornal. Boas explicagoes evita-
ram o processo em perspectiva (Bib. do Inst. Arq.) (3) . 

O TRIBUNO — orgao politico, de orientacao republica-
na, circulou o n° 1, ano I, no dia 5 de setembro de 1866, em 
pequeno formato de 22x16, com quatro paginas de duas co-
lunas. Diregao de Antonio Borges da Fonseca, tendo como 
redatores auxiliares Afonso de Albuquerque Melo e Tome 
Fernandes de Castro Madeira. Confeccao material da Tipo-
grafia Republicana Federativa, situada a rua do Imperador 
no 35. 

Era uma nova fase da folha de igual titulo editada em 
1847/48 (consta do vol. IV: "Periodicos do Recife — 1821/ 
1850"), sem nenhuma alteracao quanto a forma e programa. 
Comegou assim o editorial de abertura: "Amigos e inimigos 
sao convidados a me ajudarem no empenho que ora tomo, a 
fim de que a verdade se restabelega e a intriga nao produza 
seus funestos efeitos". O editorial referiu-se a exploracao 
do povo pelos intrigantes, pelos que o pretendiam ludibriar, 
frisando: "O povo pernambucano e delicado, generoso e de 
uma sinceridade tal que ninguem pode suspeitar do seu cara-
ter". "Quando o maltratam, e se nao pode logo vingar, con-
centra-se e aguarda a ocasiao". E concluiu: "O Tribuno toma 

(2) Enganou-se, ainda, o autor dos "Anais", ao registar, como ulti
mo numero, o 12°, de 28 de outubro de 1866. 

(3) Na Biblioteca Publica do Estado existem, apenas, na parte de 
avulsos, dois numeros, o 4° e o 5°, d'O Recife Illustrado. A excelente cole-
cao do Insti tute Arqueologico faltam, lamentavelmente, as duas primei-
ras paginas da edigao de estreia. 
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a seu cargo o guia-lo. E uma empresa muito ponderosa, da 
qual se encarrega O Tribuno, porque o forcaram a vir a cam-
po, quando inda t inha necessidade de descanso. Volta O 
Tribuno a cena com a sua antiga divisa: Deus e Liberdade 
— Viva a Democracia". 

Numa explicacao pessoal, aludiu Borges da Fonseca a 
sua at i tude. Desde 1861 encontrava-se fora da cidade, ao que 
se viu forcado para cuidar de sua saiide, "seria e gravemen-
te comprometida; na solidao, despreocupou-se da politica, 
nao o preocupando as transformacoes de homens e de coi-
sas" . Regressando, encontrou a fermentacao contra o do-
minio portugues. Consultado pelos ligueiros, nao Ihes deu 
atengao, entrando em atividade por delitaeragao propria. 
Historiou, a seguir, os comicios de 26 de agosto e 2 de se-
tembro, por ele organizados, ao lado de Afonso de Albuquer
que Melo, repelindo as insinuagoes de fracasso formuladas 
pela quase unanimidade da imprensa do Recife. Tais ajunta-
mentos tiveram "por fim imediato acordar o povo pernam-
bucano, porque o dia se aproxima, e sem o seu concurso nada 
se fara bom, sendo fim imediato o representar ao governo 
contra a invasao do governo portugues". 

Circulando ora duas ora tres vezes por semana, a 40 
reis o preco do exemplar, toda a materia d'O Tribuno era 
constituida de artigos ou sueltos, alguns assinados por Bor
ges de Fonseca, outros por Afonso de Albuquerque Melo, sem-
pre verberando os excesses policiais, atacando a politica im
perial e o Partido Progressista; criticando o recrutamento, 
que chamava "cacada de homens para a guerra do Para
guay", e atacando os Portugueses. 

Na terceira edicao, 11 de setembro, vinham as "Condi-
goes de publicidade": "O Tribuno, como sempre, tem como 
verdade absoluta a liberdade da imprensa, sob duas condi-
coes: 1° — a de nao publicar anonimos. Portanto, quern 
quiser escrever para O Tribuno o fara com sua assinatura. 
2° — a de receber o jornal a defesa de quern por ele for agre-
dido. Portanto, quern for acusado pelo O Tribuno pode nele 
publicar sua defesa". 

Outra nota, com a assinatura do diretor, inti tulada 
"Lembranca", dizia: "Nao se esquega que tenho sempre dado 
liberdade ilimitada a todos que quiserem escrever contra 
mim; nao chamarei nunca o que me atacar pela imprensa 
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a responsabilidade. Minha vida publica e particular fica en-
tregue ao exame o mais severo. Quando me nao puder defen
der de modo que satisfaga a opiniao publica, retirar-me-ei 
da cena". 

Na edigao seguinte, um editorial aconselhava ao consul 
portugues: " . . . a d v i r t a aos seus nacionais que vao abaixan-
do a grimpa; se nao querem que a abaixemos pelos meios que 
a situacao nos facultar. Nao hao de os Portugueses aqui ser 
nossos senhores, porque o nao queremos". 

A edicao de 4 de outubro descreveu os acontecimentos 
do dia 30 de setembro, quando a policia dissolveu um coml-
cio na escadaria da Matriz de Sao Jose, prendendo os ora-
dores Afonso de Albuquerque Melo e Antonio Borges da Fon-
seca, OS filhos deste e outras pessoas. "Agredido por todos 
OS lados", atacado com "muitas cutiladas e baionetadas", 
Borges defendeu-se como pode. 

Publicou-se, entao, o seguinte aviso: "O Tribuno conti-
nuara sem interrupqao, sob a responsabilidade do bacharel 
Tome Fernandes de Castro Madeira. Numa nota "Ao publi
co", escrita da Casa da Detencao, declarou Borges da Fon-
seca oue constava estar "decididamente resolvido" o seu as-
sassinio, "a veneno ou a ferro", acentuando: "Fiquem, po-
rem, cientes os senhores Manuel Clementino e Pindaiba, e 
todos OS Portugueses, que Ihes ha de custar muito caro a 
minha morte . Meus filhos, meus amigos sobreviverao". 

Na edicao seguinte, excepcionalmente, a quar ta pagina 
trouxe uma charge litografica, representando as violencias 
policiais de 1817 contra o povo. Devido ao aumento das des-
pesas — dizia a redacao — toda edigao que saisse com es-
tampa custaria 80 reis. Logo no outro numero divulgava-se 
a segunda charge (ult ima), na qual o desenhista incognito 
procurou definir a atualidade, atraves de uma vaca — a na-
^ao, com cabeca de mulher, cuja t ranca era segura pelo dono, 
um portugnes; o bezerro, amarrado aos pes dianteiros do 
animal, era um liberal ligueiro, enquanto mamava o conser-
vador ligueiro e permanecia de pe, humilhado, junto a Cau
da, o jenuino. 

Enquanto isto, dizia um "anuncio", mandado da Casa 
de Detengao por Borges da Fonseca: "Para nao sofrer em-
barago na crise por que passamos, espero que os srs. assi-
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nantes d'O Tribuno paguem sem demora a respectiva subs-
crigao, a vista do recibo assinado por mim". Sucediam-se os 
artigos escritos pelos dois principais prisioneiros — ele e 
Afonso de Albuquerque, com ataques, subretudo, ao presi-
dente da provincial Manuel Clementino Carneiro da Cunha. 
Um outro e unico colaborador de artigos assinados, mas ra-
ros, foi Joao Cancio Gomes da Silva. 

A Tip. Republicana Federativa, em novembro, viu-se 
forgada a fechar suas portas, sob pressao politica, para nao 
continuar a imprimir O Tribuno, cujo n° 27 saiu da Tip. 
Comercial, imprimindo-se o 28° na Tip. Popular e o 29° na 
Tip. d'A Ordem, ai continuando. 

Finalmente, voltou Antonio Borges da Fonseca a dire-
gao do seu jornal, em cujo no 30, de 3 de dezembro, divul-
gou, fechando a quarta pagina, o "Post Scripton" a seguir: 
"Foram-me abertas as portas da bastilha pernambucana as 
8 horas da noite do dia 1/12 1866, tendo sido eu ali sepul-
tado, com meus filhos e amigos, as 6 horas da tarde de 30 
de setembro". (Os outros prisioneiros t inham sido liberta-
dos anteriormente). 

Prosseguiram os artigos de protesto contra os abusos do 
poder, contra a influencia galega e contra as violencias da 
policia, que dissolveu novo comicio em dezembro. No dia 18 
desse mes, a 36a. edigao publicava, ocupando a primeira pa
gina, o poema "O povo ao poder", sem assinatura, mas reco-
nhecido como sendo de Castro Alves, o qual aludiu, franca-
mente, aos acontecimentos que levavam Borges da Fonseca 
a prisao. 

Impresso o ultimo numero do ano a 20 de dezembro, 
houve uma tregua, reaparecendo o periodico, com o n^ 38, 
a 8 de Janeiro de 1867. Voltava "ao encetado trabalho", a 
ver se punha um "dique a desenvoltura do poder despotico 
que corrompe este pais". E apelava: "O Tribuno carece do 
concurso de todos, e principalmente do povo; nao e grande 
sacrificio economizar dois vintens para ajudar a um perio
dico que tem contra si o poder lusitano e o poder de Sao 
Cristovao". 

Prosseguiu a catilinaria, em sucessivos editorials, con
t ra a liga, a Coroa e os Portugueses, clamando pela nacio-
nalizagao do comercio a retalho e pelo estabelecimento da re-
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publica federativa, ideias igualmente defendidas em reunioes 
publicas, convocadas pela triade Antonio Borges da Fonseca, 
Afonso de Albuquerque Melo e Bento Borges da Fonseca. 

Entretanto, desavieram-se os dois tribunos. Na edigao 
de 9 de margo, Borges escrevia contra Afonso, que dele se 
afastara "para conviver com os Portugueses". E entraram 
a polemizar, o segundo atraves do Diario de Pernambuco. 

Era sempre precaria a situagao financeira do periodico, 
que veio a divulgar o seguinte, a 29 de abril: "Uma siiplica 
— Os srs. assinantes que restam pagar o trimestre vencido 
no ultimo de margo tenham a bondade de faze-lo; pois sa-
bem que a situacao do abaixo assinado (1) nao e favoravel, 
nao podendo assim custear por si as despesas d'O Tribuno. 

Bom espago vinha sendo dedicado a guerra do Paraguay, 
criando-se a secao "Guerra". E um artigo politico de 29 de 
maio assim concluiu: "Acordai, senhor, dissolvei a Camara 
atual e convocai uma Assembleia Constituinte, estabelecido 
o sufragio direto e universal". 

Justificando a anormalidade da situacao financeira que 
atravessava, o diretor da folha assinou longo artigo, na edi-
gao de 3 de julho: nao havia "liberdade de imprensa no Bra-
sil"; as grandes empresas dependiam "do governo e das fa-
coes", enquanto as pequenas lutavam com extraordinarias, 
invenciveis dificuldades. "Doravante — acentuava — as as-
sinaturas serao por semestre e por ano; sendo o semestre a 
4S000 e o ano para esta cidade a 7S000 e para o interior e 
provincias a 8$000, em razao do porte do Correio". 

Ainda dizia o artigo justificative: "O Tribuno, orgao do 
verdadeiro Partido Liberal do Brasil, radical, republicano, 
quer a unidade e conformidade da America, que repele o pre-
dominio europeu". 

Apos ligeira interrupgao, o valente orgao passou a im-
primir-se, desde 8 de agosto, na Tip. Americana, a rua da 

(1) Antonio Borges da Fonseca e seu filho Bento Borges en t ra ram 
a divulgar aniincios do escritorio de advocacia de ambos, com prestarao 
de servigos gratis aos pobres. Terminavam dizendo nao admit ir visitas 
antes das 17 horas, "porque a concorrencia de conversadores prejudica 
muito OS t rabalhos" . 
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Concordia n" 13, uma vez que o predio d'A Ordem estava a 
desmoronar-se, ja nao havendo escadas por onde subir ate 
a oficina grafica, situada no terceiro andar . "Esta capital 
— explicava o redator — nao pode estar sem um jornal de 
oposi§ao em uma quadra em que tantas desordens vao nela 
e sem corretivo". 

A reestruturagao do Partido Conservador e a fundagao 
d'O Conservador proporcionaram novo ensejo para ataques 
d'O Tribuno. 

A edigao de 28 de agosto apareceu envolta em tarja, 
com emblema funebre pelo falecimento do jornalista Inacio 
Bento de Loiola. 

Transferida a Tip. d'A Ordem do no 37 para o 47 da rua 
da Praia, voltou a imprimir-se nela O Tribuno a partir de 5 
de setembro. No fim desse mes comecou uma serie de edi-
goes de oito e dez paginas, em tipo corpo 10, da Tip. Ameri
cana, dedicadas, em parte, a rememoragao dos acontecimen-
tos de 30/9/1866, com a transcrigao de documentos e de tudo 
o que fora escrito a respeito, inclusive artigo de Marco Anto
nio (Aprigio Guimaraes), edigoes que se estenderam ate 23 
de dezembro, a ult ima do ano, de no 137. 

Outro assunto intensificado foi a guerra do Paraguay, 
que sempre mereceu a repulsa de Antonio Borges da Fonseca. 
"O Brasil nao tem luta com as republicas do Prata; quem 
com elas luta e o Imperio; desaparega este e estara feita a 
paz". Continuou, no ano seguinte, a predominancia dessa 
materia, a salientar correspondencia especial do front para-
guaio. 

Comegou nova numeragao em 1868 (2), sendo o terceiro 
mimero datado de 18 de fevereiro (3) . E a partir da edigao 
seguinte, voltava a ser impresso na oficina d'A Ordem. Cir-
culando, ora uma, ora duas vezes por semana, sem alteragao 
no seu programa, O Tribuno mantinha-se dificilmente. A 
18 de maio ja no 25° niimero, voltava a rogar aos assinan-

(2) No registo dos "Anais" foi omitida a existencia d'O Tribuno em 
1868, o que levou Helio Viana (obra citada) a cometer o mesmo lapso, 
admitindo uma terceira fase em 1869. 

(3) A colegao de 1868, da Biblioteca Publica do Estado, acha-se des-
falcada de varios numeros, sobretudo o primeiro e o segundo. 
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tes que Ihe pagassem os atrasados, a fim de minorar os em-
baragos do diretor, nota repetida constantemente. 

Na edigao de 12 de dezembro, criticou o comando das 
forgas brasileiras em luta no Paraguay, dizendo que o Du-
que de Caxias era "incapaz para dirigir uma guerra qual-
quer um pouco seria". E acentuou: " . . . o grande e imortal 
Solano Lopez nao deu causa a guerra barbara e selvagem 
que Ihe faz o rei de S. Cristovao". 

Com o no 68, de 17 de dezembro, O Tribuno entrou em 
"ferias a fim de recuperar forgas perdidas durante a longa 
luta que sustenta". 

Apos um interregno de mais de tres meses, reapareceu 
com o n° 1, ano IV, no dia 30 de marco de 1869, aumentado o 
formato para 32x23, cobrando 8S006 por assinatura anual 
e 5S000 pela semestral. Numa faixa, sob o titulo, dividido 
em tres colunas, apresentava as sentengas: "Se o imperador, 
por causa fisica ou moral, evidentemente reconhecida pela 
pluralidade de cada uma das Camaras da Assembleia, se im-
possibilitar para governar, em seu lugar governara, como 
regente, o Principe Imperial, se for maior de 18 anos" (Art. 
126 da Carta) — "Vos conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertara" (Sao Joao) — "Nao ha nada oculto que nao 
deva ser descoberto; nada secreto que nao deva ser conheci-
do" (Sao Lucas) — "Liberdade absoluta do domicilio, da pa-
lavra, da correspondencia, da imprensa, do trabalho e da as-
sociagao" — "O vapor e o telegrafo eletrico pondo em co-
municagao todos os homens'' (D'A Ordem). 

O primeiro editorial repetiu o programa tracado: "i-egi-
me republicano, como fim; assembleia constitucional, como 
meio", frisando: "A monarquia ja fez o seu tempo; agora e 
o tempo da liberdade". Continuou protestando contra a 
guerra, criticando o governo imperial e dando vivas a Re-
publica. 

No no 3, de 19 de abril, concluiu um editorial: "Unam-se 
todos OS homens que querem a dignidade do Brasil para ins-
tarem pela libertacao ja e ja dos escravos. Enquanto tiver-
mos este cancro, o governo zombara de nos e calcara nossos 
direitos aos pes. Acabemos com a escravidao se queremos 
ser livres". 
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Logo a seguir, entrava a redagao em campanha contra 
a permanencia dos jesuitas em Pernambuco. E vinham no-
vos pedidos de socorro, como foi feito na edicao de 26 de ju-
nho, aos assinantes e a todos os que se interessassem pela 
"propaganda das ideias verdadeiramente liberals" e acredi-
tassem no futuro do Brasil. 

Nesse ultimo ano a materia politica era amenizada, de 
quando em quando, com poesias de Pelino J . C. Guedes ou 
J . Soares de Franga e algumas sem assinatura. 

Finalmente, veio a extinguir-se a existencia d'O Tribuno 
com o no 34, a 11 de dezembro de 1869. Antonio Borges da 
Fonseca fechou a quar ta (e ultima) pagina da edigao com o 
artigo "Ferias", em que afirmava marchar o Brasil a cami-
nho da liberdade, devido ao adiantamento da ideia republi-
cana, vendo que os seus trabalhos e sacrificios estavam "pro-
duzindo magnificos frutos". E concluiu: 

"Se tenho sido obreiro incansavel na construgao do no
vo edificio popular, hoje meu estado de saiide reclama algum 
descanso, a fim de que, restauradas as forgas, possa eu vol-
tar ao trabalho de sempre, com a mesma energia com que 
o hei feito ate agora. Assim, dou ferias a O Tribuno, espe-
rando voltar e continuaqao da lide em 1870, mais animado e 
mais cheio de vida". Nao voltou (Bib. Piib. Est.). 

O VAPOR DOS PATOTEIROS — Fundado a 8 de setem-
bro de 1866 ("Anais"), primeiro avistado foi o n^ 13, de 1 
de dezembro, em formato de 32x22, com quatro paginas de 
tres colunas, impresso na Tip. Popular. Trazia, sobre o ti-
tulo, cliche de navio, o mesmo que serviu ao Barco dos Pa-
toteiros. Embora redigido por Modesto Francisco das Cha-
gas Canabarro, indicou como responsavel Manuel Jose do 
Nascimento. Do Expediente, em versos, constava circular as 
sextas-feiras, obedecendo a seguinte tabela de assinaturas: 
ano — 8$000; semestre — 4$000; trimestre — 2$000. Niime-
ro avulso — 200 reis. 

Atraves dos raros exemplares encontrados, foi possivel 
verificar que O Vapor continuou, expressamente, o caminho 
trilhado pelo Barco, criticando a Monarquia e condenando o 
Partido Progressista, tanto em prosa quanto em versos ga-
Ihofeiros. Dizia defender "a causa do povo", que era a "ver-
dadeira causa dos homens livres". Proporcionava "franco 
transporte" aos 



2 5 6 LUIZ DO NASCIMENTO 

" . . .ratoneiros, 
Politicos aventureiros, 
Corrompidos estadistas, 
De merito exclusivistas", 

assim como aos 

"velhacos negociantes, 
Perversos monopolistas 
E astutos tranquibernistas 
Da populagao lesantes". 

A publicagao estendeu-se, pelo menos, ate o n^ 26 (1), 
de 18 de maio de 1867 (Bib. Pub. Est.). 

O CAPAO — Politico e Noticioso — Publicacao "inde-
terminada", apareceu no dia 6 de outubro de 1866, numa 
simples folha de papel impressa de ambos os lados, formato 
de 31x22. Impresso na Tipografia Popular, vendia-se a 40 
reis o exemplar. 

Seu artigo de abertura — palida justificativa do anti-
patico titulo — nao estipulou programa, prometendo voltar 
a eirculacao conforme a boa receptividade do publico ledor. 
"Noticias do mundo da lua" foi o segundo comentario, de 
rudes ataques ao governo provincial e a Intendencia da po-
licia, declarando, inclusive, que "Pernambuco vai a vela pelo 
mar da corrucao". Mais duas notas: "Antigo amor do pro
ximo" e "Moderno amor do proximo" completaram a mo-
desta edigao, que foi unica (Bib. Pub. Est.). 

A SITUAQAO — Periodico Politico — Surgiu a 15 de 
novembro de 1866, formato de 45x30, com quatro paginas 
de quatro colunas, impresso na oficina do Jornal do Recife, 
a rua do Imperador no 77, onde funcionavam, igualmente, a 
redagao e o escritorio. Redatores — Sigismundo Antonio 
Gongalves e Antonio de Siqueira Cavalcanti; editor respon-
savel — Joaquim Militao Alves de Lima Junior . Sairia uma 
vez por semana, duas ou mais, quando fosse necessario, cus-
tando a anualidade 12S000, "em trimestres pagos adianta-
dos". Prego do exemplar — 160 reis. Os Comunicados e Cor-
respondencias obedeceriam a pregos convencionados. 

(1) Os "Anais" regis taram, como derradeiro publicado, o n° 22, de 
20 de abri l de 1867. 
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Em substancioso editorial de apresentagao, fez sentir o 
jornal a sua qualidade de defensor das ideias do Partido 
Progressista, que vinha sendo guerreado pelos "conservado-
res emperrados" e pelo Partido Liberal historico ou genuino, 
frisando: 

"Amante da verdadeira liberdade, A Situagao nao con-
sagra odio a nenhum dos partidos mil i tantes. Respeitara 
todas as opinioes, porque em todas reconhece o direito de 
manifestar-se". Era, entretanto, "francamente adversaria 
dos partidos exaltados, que existem no Imperio e que, noto-
ria e visivelmente, tendem a nivelar-se e confundir-se pelos 
extremos. A sua bandeira e a do partido que surgiu, forte 
e vigoroso, do seio das Camaras, em 1862". 

Noutro artigo, focalizou a posse do novo Presidente da 
Provincia, Conselheiro Francisco de Paula Silveira Lobo, 
exaltando-lhe a "vigorosa e culta inteligencia", o "nobre e 
elevado cara ter" . 

Alem de mais dois comentarios, exibiu as segoes: "Co-
laboragao" (sem ass inatura) ; "Noticiario" (bem vasto, in-
cluindo parte oficial); "Transcrigao" e "Tradugao", ai ini-
ciadas as "Regras de Direito e de Moral extraidas da Escri-
tu ra Santa, ordenadas e anotadas por Dupin" . No segundo 
numero, comegou outra segao: a "Revista dos jornais". 

Seguiu-se a existencia do bem redigido orgao progres
sista, comentando o que chamava os erros da politica oposi-
cionista e polemizando com os jornais que a defendiam — 
ora liberals, ora conservadores — O Oriente, O Vinte e Cinco 
de Margo e O Liberal, para terminar voltando-se contra a 
"coluna alugada" dos conservadores, no Diario de Pernam-
buco. Deu cobertura a guerra do Paraguay. Registou o apa-
recimento de nova liga, "principalmente obra do sr. Padre 
Campos" (edigao de 31 de Janeiro de 1867), que "planejou 
inundar a provincia de sangue", destinada a derrubar o go-
verno progressista. Ocupou-se, insistentemente, das eleigoes 
para a Camara temporaria, fazendo a propaganda dos can
didates do Partido Progressista. Defendeu a administragao 
provincial contra as "incongruencias e discrepancias" de Jo
se Bento da Cunha e Figueiredo Junior, exaradas atraves do 
velho Diario. 
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Nao viveu longamente A Situa^ao, tendo aparecido sua 
ult ima edigao — o n.° 20 — a data de abril (1) de 1867. Ainda 
saiu um Suplemento sem data, so com uma pagina impressa, 
trazendo, como sub-titulo, o seguinte: "A seus leitores pes-
soalmente desinteressados na questao eleitoral" (Bib. Pub. 
Est.). 

KOSSUT — Periodico Politico, Literario e Noticioso — 
Confeccionado em formato de 22x16, de duas colunas, com 
quatro paginas e impresso na Tip. Republicana Federativa, 
de Joao de Barros Falcao de Albuquerque Maranhao, a rua 
do Imperador no 35, deu a luz o primeiro numero a 28 de 
novembro de 1866. Trazia, acima do titulo, mal feito retra-
to, em xilogravura, de Kossut (1 A), "um dos filhos mais que-
ridos da liberdade e um dos seus fieis e inspirados martires"; 
e, abaixo, o pensamento de Lamenais: "La liberte est la gloire 
des peuples". Custo do exemplar: $040. 

De acordo com o artigo-programa, era a seguinte a "mis-
sao especial" da folha: 

"1° — A evangelizagao das ideias liberals. 2° — 6dio 
implacavel a tirania, sob qualquer matiz que se apresente. 
3° — Dedicagao extrema e apoio a todos aqueles que soube-
rem elevar-se ao decimo dos mesquinhos gozos da vida, vo-
tando-se a defesa das grandes ideias e ao estrangulamento 
da hidra do fanatismo monarquico e religioso". 

Publicando-se mensalmente, em datas indeterminadas, 
so focalizou temas historicos ou filosoficos, sempre continu-
ando a materia de uma edicjao para outra . Assim e que qua
tro artigos, ja vindos do anterior, continuariam no numero 
seguinte, quando o jornal foi suspenso com o no 4, de 12 de 
fevereiro de 1867. 

Reapareceu, em seguimento a numeragao, no dia 28 de 
agosto de 1868, declarando-se "sempre firme em seus prin-
cipios, sempre crente na santidade das opinioes que emi-
t i u . . . " ; disposto a "continuar na evangelizagao das ideias 
liberals". 

(1) Segundo o erroneo registo dos "Anais", A Situa^ao se ext ingui ra 
com o n° 18, de 28 de margo. Alias, o n° 18 saiu no dia 2 1 . . . 

(1 A) Luiz Kossut, patr iota hungaro , chefiou o movimento revolucio-
n^rio de 1848, no seu pais . 
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Passou a ocupar-se mais dos direitos do povo e da ne-
cessidade da implantagao da republica federativa, variando 
a materia com algumas notas teatrais e a segao "Maximas". 

Cada vez mais irregular a circulagao, veio a divulgar-se 
o no 10, que foi o ultimo, no dia 13 de dezembro de 1868 (Bib. 
Pub. Est.). 

O SfiCULO — Politica. Literatura. Critica. Noticias — 
Circulou a 10 de dezembro de 1866, formato de 42x27, com 
quatro paginas a tres colunas de 16 ciceros. Trazia, sob o 
titulo, as famosas frases: "Le siecle est g^and et forte" (Vic
tor Hugo) e "Libertas, decus et anima nostra in dubio sunt". 
Redatores — J. N. Tolentino de Carvalho, Antonio Passos 
de Miranda e Jose Elisio de Carvalho Couto. Impressao da 
Tipografia Comercial, devia publicar-se "tres vezes por mes, 
a razao de ISOOO mensais para a cidade, e de 3S000 por tri-
mestre (pagos adiantados) para fora". 

O artigo de apresentagao focalizou a necessidade de aca-
bar com o partido da liga, constituido de conservadores e 
liberals, para o que se fazia necessaria a agao da imprensa, 
a fim de evitar o cerceamento das liberdades piiblicas. Apos 
longas consideracoes, concluiu: "Adverse aos programas, 
que sao quase sempre mentirosos, O Seculo nao diz o que e, 
e muito menos o que sera: o publico encarregar-se-^ de defi-
ni-lo". 

Condenou, noutro ,artigo, o "infeliz partido ligueiro", 
"uma pagina negra e nodoada de sangue", que "tantas des-
gragas" ocasionara ao pais. Concluiu por alertar que a re-
volugao era "a ultima ratio dos povos oprimidos". 

Apreciavel espago foi dedicado a parte literaria, inclu-
indo folhetim. Na quarta pagina instalou-se o noticiario. 

Embora o enunciado no Expediente, nao ha indicio de 
ter continuado a publicagao (Bib. Pub. Est.). 

A VERDADE — Periodico Politico, Literario e Noticioso 
— Impresso na Tip. Republicana Federativa Universal (rua 
do Imperador n° 35), formato de 23x16, com quatro paginas, 
saiu a lume o no 1 a 10 de dezembro de 1866, trazendo sob 
0 titulo a divisa "Liberte, liberte chiere" (Marseillaise) . 
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Apresentou-se com sucinta nota, assim terminada: "A 
Verdade nao usa de preambulos quando quer dizer o que 
sente; nao ostenta l i teratura nem ciencias; usa da lingua-
gem do povo e nada mais. Como ignoramos inteiramente o 
que seja periodico imparcial, fazemos a nossa profissao de 
fe com uma simples declaragao: A Verdade e um periodico 
liberal". 

Todo o sumario se constituiu de artigos e sueltos em de-
fesa da liberdade e das ideias de progresso, em carater dou-
tr inario. Ficou no primeiro mimero (Bib. Pub. Est.). 

A MARQUEZA DO NORTE — Periodico Feminino-Poli-
tico — Iniciou sua publicagao a 21 (1) de dezembro de 1866, 
trazendo sobre o titulo um cliche, de mulher de linhagem, 
em meio corpo. Impresso na tipografia d'A Ordem, formato 
de 23x16, com quatro paginas, inseriu, a guisa de expedien-
te: "A Marqueza do Norte nao tern dia certo para sua apari-
gao e por isso anunciara pelos jornais a sua vinda a esta ca
pital . Entretanto, oferece o seu prestimo a quern dele pre-
cisar na povoagao de Beberibe, onde se acha passando a fes-
t a " . Prego do exemplar — $040. 

Apresentou-se o valente orgao com o seguinte "Prospec-
to": "Quando todos reconhecem que o governo do Brasil e 
dirigido pelos baloes da Corte, por essa aristocracia femea 
que tem prostituido os costumes, pervertido a moral e abis-
mado a nagao, forga e que das provincias do norte se erga 
uma mulher de costumes opostos e de moral religiosa para 
combater essa devassidao, que polui a moral e avilta a nagao. 

"fi lastimavel que um pais qualquer se deixe fascinar por 
influencias femininas a ponto de entregar o seu governo a 
discrigao de mulheres, algumas das quais sao devassas como 
as mais vis prostitutas! E o governo do Brasil, especialmente 
no atual reinado, ha sido sempre dirigido por mulheres. No 
reinado passa o apontava-se apenas a Marquesa de Santos, 
mas no atual reinado sao tantas as Maranguapes que nao 
se pode discrimina-las. 

"A influencia portuguesa, prevalecendo da fraqueza do 
sexo e da importancia que este exerce nos destines do pais. 

(1) Nao foi a 22, como est& nos "Anais". 
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tem-se locupletado na preponderancia e no dominio do Bra-
sil, quer no que concerne ao comercio em geral, como nas ex-
torquidas concessoes que cont inuamente obtem dos poderes 
do Estado por intermedio das fidalgas da Corte ti tulares do 
pago de Sao Cristovao. 

"fi, pois, dessa perniciosa influencia que A Marqueza do 
Norte se vai ocupar, declarando, porem, que, tanto das fidal
gas da Corte como da influencia portuguesa exercida por in
flux© daquelas, fara suas excegoes". 

Seguiram-se violento artigo sobre a "guerra" dos comer-
ciantes Portugueses aos brasileiros e uma versalhada sob o 
titulo "A Marqueza a suas patricias", desaconselhando o ca-
samento de brasileiras com Portugueses, para assim termi-
nar; 

"Fora, patifes, infames, 
Corja vil de vis brejeiros; 
Fora do nosso terreno, 
Fora, fora, marinheiros!" 

Terminaram a edigao mais versos e notas criticas, de 
que eram alvo os Portugueses. 

O segundo numero, datado de 28 de dezembro, conti-
nuou a mesma violenta linguagem, lastimando "o estado 
desgragado" em que se achava o Brasil e atacando a "cama-
ri lha das Maranguapes" . Quanto a Pernambuco, afirmou 
que o governo nao t inha opiniao e caprichava em abater os 
brios da provincia, condenando a ligagao "dos vermelhos com 
OS genuinos liberals", alem de ridicularizar os Portugueses. 

Nao h a noticia de haver continuado a publicagao (Bib. 
Pub. Est .) . 

1867 

A AURORA — Ciencias. Letras. Artes. — Periodico Aca-
demico — Declarando-se semanario, apareceu o no 2 no dia 
14 de abril de 1867, formato de 30x20, com oito paginas, con-
tadas de 9 a 16. Impressao da Tipografia Comercial, de Ge-
raldo H. de Mira, assinava-se a 3$000 trimestrais, acrescidos 
de $500 para fora da cidade. --
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Abriu a edigao artigo de F . Dias Fernandes, a respeito 
da transformagao da sociedade desde que a luz se tornou o 
simbolo da civilizagao. Foram outros colaboradores: A. Ale-
xandrino R. Lima, W. da Cunha e Figueiredo e Fernando 
de Magalhaes, este assinando poesia. Ocorreram mais duas 
mater ias em regime de continuacao e sem assinatura, termi-
nando com os "Apontamentos semanais", a cargo de Lisio 
Visconti. 

Fal tam noticias de haver ou nao prosseguido (Bib. Pub. 
Est.). 

A OPINIAO NACIONAL — Politica Liberal — Saiu k ^ 
luz da publicidade no dia 10 de maio de 1867, formato medio, * 
de quatro colunas a doze ciceros. Redatores — Aprigio Jus-
t iniano da Silva Guimaraes, Antonio Rangel de Torres Ban-
deira e Joao Coimbra. Sob o titulo, via-se u m a faixa dividi-
da em cinco colunas desiguais, com as notas do expediente, 
tendo ao centro os conceitos: de Daunou: "A Constituigao 
politica de qualquer pais e a melhor pa ra ele, u m a vez que 
dessa Constituicao se faca u m a realidade"; de E . Girardin: 
"A nossa epoca e, com toda a evidencia, de transformagao 
social e decomposicao politica. Vestigio do que foi, germen 
do que sera" . Anunciou publicar-se, inicialmente, tres vezes 
por mes, obedecendo a seguinte tabela de ass inaturas: ano 
— 10$000; semestre — 6S000; fora da provincia: ano — 
11$000; semestre 7$000. Escritorio e tipografia k r u a do Im-
perador no 29. 

Abriu a primeira pagina u m a carta-circular, solicitando 
ass ina turas . Seguiu-se longo "Prospecto" (D , em que foram 
tecidas consideragoes em torno da composigao social e poli
t ica da sociedade brasileira e do conceito de Liberdade, at6 
chegar ao programa de agao, assim concebido: 

"Em politica — toda expansao possivel ao principio de 
liberdade, discussao ampla com as teorias e os fatos. Em 
religiao — plena obediencia ao ensino da cadeira de Sao Pe
dro, refutagao dessas doutr inas bastardas que fazem do ca-
tolicismo um antagonis ta do liberalismo. Em l i teratura — 
evitaremos as escolas extremas e procuraremos aliar sem-

(1) A primeira p6gina d'A Opiniao Nacional, com cabegalho com
plete e o editorial de apresentagao, chamado "Prospecto", fora distribui-
da em avulso um mes antes, precisamente a 10 de abril. 
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pre o agradavel ao util e principalmente k moral do Cristia-
nismo. No ensino — procuraremos penetrar os redutos do exa-
gerado oficialismo, que entre nos impera, pugnando para que 
nisto, como em tudo, se faga valer tambem a agao indivi
dual" . 

"Em as noticias, quer do interior, quer do exterior, te-
remos o maximo escrupulo quanto a verdade dos fatos, jun-
tando, sempre que seja possivel, as nossas reflexoes. Final-
mente, no terreno escabroso da nossa politica de atualidade, 
procuraremos aliar a uma ilimitada franqueza toda a calma 
e gravidade da situagao". 

Mais dois artigos redacionais, sobre os temas "Politica 
geral" e "Politica provincial", e veio a advertencia: "Sub-
missos, so e so, abs principios liberals, jamais seremos gover-
nistas ou oposicionistas sistematicos". "Nem ministerialistas 
a todo transe, nem oposicionistas a todo proposito". 

A edigao de estreia ainda estampou, para continuar na 
seguinte, dois discursos: de Rangel Bandeira e Aprigio Gui-
maraes, terminando com os "Fatos diversos". 

Seguindo-se a publicagao, logo em julho passou a sair 
semanalmente, nos dias 7, 14, 21 e 28, divulgando substan-
ciosos comentarios, nos quais condenava o caos (edigao de 
21/7) em que "o desgoverno" do Brasil pretendia' colocar-
nos quando se achava no poder o Partido Progressista, sob 
o Ministerio de Zacarias de Gois e Vasconcelos. 

Por outro lado, nao faltavam pioauvoes literarias: o fo-
Ihetim "Viagens aereas", por O Montanhes da Lua, de sati-
ra e humor atraentes; poesias de Torres Bandeira, Ulisses 
Viana, etc; "Variedades", "Transcrigao" e "Fatos Diversos". 
No no 10 iniciava-se a transcrigao do livro (esgotado) do 
Monsenhor Francisco Muniz Tavares, "Historia da Revolu-
gao Republicana de 1817", e das "Homilias" (a partir do n° 
12), do padre Ventura. 

Na edigao de 21 de outubro, A Opiniao Nacional congra-
tulou-se com a reorganizacao do Partido Liberal Historico de 
Pernambuco, acentuando: "Ergamo-nos, ireorganizemo-nos, 
cumpramos o dever do dia de hoje. Depois, com vagar, ire-
mos discutindo a nossa linha de procedimento no dia de 
amanha" . E a 21 de novembro comegavam as "Cartas ao 
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Imperador" (serie de quinze) assinadas por Marco-Antonio 
(pseudonimo de Aprigio Guimaraes) . "Monarquista da 
Constituigao, monarquista democratico", vinha colocar-se 
"entre o rei e o povo, para dizer verdades que S. M. I . pre-
cisava ouvir". Nao faltava, igualmente, boa cobertura de 
episodios da guerra entre o Brasil e o Paraguay. 

Terminado o ano, prosseguiu o periodico em 1868, dando 
a luz o no 31 a 7 de Janeiro, cujo editorial, apos um retros-
pecto dos acontecimentos precedentes, concluiu dizendo con-
t inuar o caminho tracado, "ainda que o unico resultado do 
nosso esforco seja lavrar um protesto contra a indiferenca; 
a indiferenga que e a deusa protetora dos especuladores cor-
tezaos, dos adoradores de Cesar". 

Na referida edigao, iniciava o primeiro dos redatores 
(tambem aparecido com o pseudonimo Agrippa), nova serie 
de artigos, na secao de Literatura, inclusive o intitulado "O 
nosso pulpito", levantando "um brado contra o desalinho 
de certos pregadores". Algum tempo depois, a 28 de feverei-
ro, aparecia Caio Mario, na secao "Variedades", com "As rui-
nas de Pompeia", em linguagem amena, que seria, segundo 
o Autor, "mais uma leitura para as leitoras". Depois, a co-
laboraQao "Circo Olimpico", por Pierrot, ao passo que se liam, 
algures, poesias de Castro Alves, Durval de Meneses Fraga, 
A. J . de Melo e Plinio A. X. de Lima. E mais: "Cartas a 
Princesa Imperial", por Servius. 

Com o no 46 encerrou-se o primeiro ano de vida d'A Opi-
niao Nacional e, no seguinte, de 7 de maio, comentando as 
dificuldades financc^x c*o da empresa, acrescentava-se a copia 
de uma carta-circular espalhada pela cidade, solicitando 
novas assinaturas. 

A partir de 7 de julho, tornou-se Aprigio J . da Silva 
Guimaraes proprietario linico e redator principal, isto cons-
tando do cabegalho e da nota que, a respeito, assinou, na 
abertura do texto. Auxiliava-o A. R. Torres Bandeira, uma 
vez que Joao Coimbra se retirara para o interior da pro-
vincia. 

Outra vez veio o periodico a congratular-se (edigao de 
21 de agosto), com os liberals pernambucanos, pela fusao 
dos grupos Historico e Progressista e consequente organiza-
gao definitiva do seu Diretorio. E, como ja ocorria, nao dei-
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xou de censurar, em linguagem elevada, a politica conser-
vadora, polemizando, especialmente, com a "coluna aluga-
da" do Diario de Pernambuco e rebatendo conceitos do Mon-
serlhor Pinto de Campos, atraves, mesmo, de artigos assina-
dos pelo redator-proprietario. 

Findou o ano o n° 76, de 14 de dezembro, havendo ai 
u m a lacuna na circulagao da folha, devido a transferencia 
da tipografia para o primeiro andar do predio vizinho. Pros-
seguindo a numeragao, reapareceu a 7 de Janeiro de 1869, 
assim iniciando o primeiro editorial: 

"O ano de 1868 findou para nos, redatores desta folha, 
sob a dolorosa impressao da injuria e da difamapao, armas 
unicas dos escritores do apelidado grande Part ido Conser-
vador". 

"Fomos obrigados a represalias, se bem que o desprezo 
seria porventura a mais adequada resposta; e mais longe 
iriamos se os Sansoes, que nos tomaram a frente, nao re-
ceassem o seu fraco pelas Dalilas. . . que poderiam entre-
gar-no-los tosquiados. Se nos excedemos, os nossos leitores 
e amigos saberao desculpar-nos: tao bruscas e tao vis foram 
as agressoes, que era forgoso repeli-las com certa energia". 

Na edicao de 14 de marco, o semanario registou, com 
destaaue, o falecimento do General Abreu e Lima, ao qual 
se indeferiu sepultura "em chao catolico" (foi inumado no 
cemiterio dos ingleses), por ordem terminante do bispo dio-
cesano Francisco Cardoso Aires. E comentou: "O Deus das 
misericordias nao faz distincao de cemiterios. Uma so e a 
te r ra que nos h a de consumir a todos". 

"Se a Igreja Catolica — lia-se na edigao seguinte — ex-
peliu de seu seio o cadaver, o homem morreu n a fe de per-
tencer a Igreja Catolica e neste sentido deu todas as demons-
tracoes e fez recomendagoes verbals". 

A questao Abreu e Lima forneceu assunto, meses a fora, 
pa ra sucessivos editorias, transcrigao dos discursos pronun-
ciados, ao pe do tumulo, por Frankl in Tavora e Vasconcelos 
de Drumond; artigos de Tertuliano e M. da Silveira Amaral, 
poesia de Siqueira Filho e transcrigoes da imprensa de outros 
pontos do pais, n u m a condenagao explicita ao ato eclesi-
ast ico. 
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Concomitantemente, embora durasse pouco, o jornal 
abriu campanha contra os jesuitas. E Barba-Azul (pseudo-
nimo de Carneiro Vilela) divulgou, a part ir de 28 de marco, 
u m a serie de tres poemas imensos, inti tulados "Satira", o 
primeiro com o sub-titulo "Os tartufos"; o 2°, "Os politicos", 
e o 3°, "Os jesuitas", em versos alexandrinos e decassilabos. 
Sob o titulo "Rebate ao povo e ao clero", iniciou Euphorion, 
a 14 de maio, u m a serie de comentarios, part indo do tema 
"Os bispos e os jesui tas" . 

Nao circulou A Opiniao Nacional durante todo o mes de 
junho, o que foi justificado, na edigao de 7 de julho, pelo 
fato de o redator principal haver tido sua atencao voltada 
"para o estudo da organizagao central" do Part ido Liberal. 
Na seguinte, eram divulgados os nomes componentes do di-
retorio difinitivo. 

Nova serie de artigos veio a escrever M. da Silveira Ama-
ral, sob o titulo "A inquisigao". Foram colaboradores bissex-
tos da parte poetica: Generino dos Santos, Carneiro Vilela, 
Belarmino Carneiro, J . B . Regueira Costa, Pedro Luiz e J . 
Batista Guimaraes . Enquanto isto, continuavam os artigos 
da imensa serie "Futuro americano", assinados, ora por 
Monroe, ora por Hamil ton. 

Dada a edigao de 28 de novembro, "ensari lhou" o perio-
dico "as armas de jornalista", para reaparecer — n^ 117 — 
a 14 de Janeiro de 1870. Um editorial, assinado por Aprigio 
Guimaraes e Torres Bandeira, ocupou-se do "peregrinar in-
glorio e mortificante da imprensa"; do esforgo conjugado 
para nao "decretar a suspensao do jornal, frisando: " . . . s o 
cederemos ao espectro do impossivel: ou quando a pena nos 
cair da mao cansada, ou quando os sacrificios materials, que 
ja temos feito, chegarem a proporcoes impossiveis para nos". 

Noutro artigo: "Continuemos a t rabalhar , nos os obrei-
ros da ideia, e esperemos que do ceu desga, como tem desci-
do sempre, a faisca eletrica da revolugao. . . Enquanto nao, 
o Brasil ha de cont inuar como tem sido ate hoje. 1870 sera 
como todos OS anos do reinado do sr . D . Pedro I I . 

Prosseguindo na Jornada anti-conservadora e de des-
crenca na atualidade brasileira, chegou A Opiniao Nacional 
ao meado do ano, para proclamar, a 7 de junho, a excelencia 
das ideias americanas, declarando registar, desde entao, "os 
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belos feitos e sentimentos dos homens dos Estados Unidos". 
Embora o despreparo do Brasil para "um governo livre", que 
viria a ser "a realidade de todo o mundo", iniciava "um mo-
vimento precoce para a republica". 

Todavia, estava por um fio a vida do brilhante orgao, 
que veio, finalmente, a curvar "a cabega ao espectro do im-
possivel", fazendo circular o n° 134 (e ultimo) a 28 de junho 
de 1870 (Bib. Pub. Est .) . 

A FACULDADE E O POVO — Periodico Democratico — 
Saiu a primeira edigao no dia 4 (1) de maio de 1867, em 
formato medio, com quatro colunas de 14 ciceros e quatro 
paginas, sendo impresso na Tip. Comercial, a rua Estreita 
do Rosario no 12. Sob o titulo, lia-se: Salus populi suprema 
lex est". 

Convidado pelos redatores, cujos nomes nao apareciam, 
fez a apresentacao da folha o professor Aprigio Guimaraes, 
num artigo de tres colunas, em que verberou os acontecimen-
tos de 26 de abril, de grande repercussao, quando o acade-
mico Manuel Ambrosio da S. Torres Portugal foi agredido 
pelo deputado Maximiano Lopes Machado e alguns apani-
guados, dando lugar a movimentos de protesto popular (2) . 
Seguiu-se longo e violento editorial, condenando a atitude, 
no caso, do presidente da Provincia e do chefe de policia. 

Ocorreram artigos contra o Partido Progressista e em 
louvor da mocidade e do povo, alem da cronica historica "Vi-
soes politicas", ressaltando as figuras de Nunes Machado, 
Pedro Ivo e Marques do Parana, para assim concluir: 

"1848 tern um sepulcro que o porvir transformara em 
Panteon, sombras que petrificara em estatuas, porque povo 
e governo ambos combateram com a virtude do dever, com 
a santidade da convicgao. 1867 tem um bordel de prostitu
tes que o futuro transformara em pelourinho infame, onde 
a eternidade agoitara com o latego dos tempos o espectro 
amaldigoado do governo". 

(1) Nao no dia 18, como esta no registo dos "Anais". 
(2) Num dos comicios, saiu ferido, na lata travada com os policiais, 

o academico Maciel Pinheiro. 
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De circulagao irregular, entre semanal e quinzenal, o 
segundo numero, datado de 15 de maio, esclareceu, ante os 
pontos de interrogagao levantados por espiritos imbuidos de 
"certa gravidade aristocratica", o porque do titulo do jornal 
e sua "qualificagao de democratico": 

"Os fatos criminosos do dia 26 de abril, praticados pela 
policia e advogados pelo Partido Progressista, vieram con-
fundir na mesma dor e na mesma indignagao a Faculdade 
de Direito e o povo pernambucano. A ideia incubada no es-
pirito da mocidade tornou-se para logo um fato: este perio-
dico veio registar perante o publico a uniao do povo com a 
mocidade academica; veio proclamar essa tendencia simpa-
tica da mocidade para com o povo" (3) . 

Continuou a publicacao da folha academica, repleta de 
artigos, divulgando depoimentos e outras pegas do processo 
movido contra os implicados nas ocorrencias de abril (4), de-
pois enfeixados numa plaqueta de 24 paginas. Em algumas 
edigoes inseriu-se um folhetim literario, intitulado "Em cima 
dos lencois", sendo o restante da materia geralmente de na-
tureza politica, incluindo consecutivos ataques a coluna do 
Partido Progressista divulgada pelo Jornal do Recife. 

No n° 4, de 8 de Junho, saiu, pela primeira vez, o Expe-
diente a seguir: "A Faculdade e o Povo publica-se todos os 
sabados, e assina-se na Livraria dos srs . Lailhacar & Compa-
nhia, na Livraria Academica e nesta tipografia, a razao de 
3$000 por trimestre, pagos adiantados, a contar do mes de 
junho" . Abriu a edigao um "Protesto" da corporagao aca
demica contra o "ato ilegal e arbitrario" do Chefe de Poli
cia, do dia 26 de abril. Contou com 350 assinaturas, inclusi
ve a de Castro Alves. 

O no 8, de 13 de julho, trouxe o segundo artigo assina-
do, que foi do professor Pedro Autran da Mata e Albuquer-

(3) Segundo escreveu o biografo Julio Pires Ferreira, no Almanach 
de Pernambuco, edigao de 1925, o bacharelando Jose Higino Duarte Pe-
reira, que se formou precisamente em 1867, participara "das lutas opera-
rias que agitavam o meio academico de entao nos jornais que os estu-
dantes de Direito publicavam", entre os quais A Faculdade e o Povo. 

(4) Meses depois, o periodico O Conservador — edigao de 21-8-1667 
— noticiava ter sido pronunciado, por crime de responsabilidade no in-
cidente com os academicos, o chefe de policia, Filinto Henriques de Al
meida. 
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que. Publicou-se, na edigao, o longo poema "Pedro 
Ivo", sem a devida assinatura, o que ja sucedera com tres 
outros anteriores, intitulados "Pedro Afonso", "Frei Caneca" 
e "Delenda Cartago", todos denunciando a poetica condo-
reira de Castro Alves. 

A impressao passara a ser feita, desde o segundo nume-
ro, na tipografia do Correio do Recife, a rua do Imperador 
no 79, 1° andar . 

As duas ultimas edigoes, alem de artigos de condenagao 
a politica "ligueira" e sobre a situagao nacional, e do noti-
ciario, empenharam grande espago na divulgagao de um dis-
curso do deputado federal Fernandes da Cunha, que falou 
"em nome do povo, com toda liberdade, contra os desvarios 
de um governo cego e arbitrario". 

O 10° (e ultimo) niimero circulou a 27 de julho (Bib. 
Pub. Est.). 

O MERCANTIL — 6rgao Comercial, Literario, Politico, 
Forense e Relig^oso — Circulou a 3 de julho de 1867, em for-
mato medio de quatro colunas, com quatro paginas. Im-
presso na Tipografia Nacional, a rua Estreita do Rosario no 
28, funcionava a redagao no mesmo local. Destinava-se a 
sair "duas ou tres vezes por semana, ordinariamente depois 
das cinco horas da ta rde" . Assinaturas a 5^000 por serie de 
24 niimeros, com direito a insergao de amincios. Prego do 
exemplar — 320 reis. Redator — Francisco Manuel Raposo 
de Almeida. 

Lia-se na "Introdugao": "O Mercantil", cuja publicagao 
abrimos com este primeiro numero, tem por antecessor O Ori-
ente (1) e e consagrado a continuagao e desenvolvimento 
das ideias naquela gazeta enunciadas. Especialmente em o 
nP 17 d'O Oriente, traduzimos uma necessidade social, quan-
do ai procuramos determinar a missao politica do comer-
cio". Transcreveu o excerto que constituia "o ponto de par-
t ida" do novo jornal, acrescendo-lhe prolixas consideragoes, 
para concluir ditando os limites do seu programa: "na or-
dem moral, a religiao Catolica, Apostolica, Romana, e, na 
ordem politica, a Constituigao do Imperio", o que nao pro-
porcionaria motivo de queixa nem aos conservadores nem 
aos liberals. 

(1) Como se viu paginas atras, O Oriente estava, apenas, suspenso. 
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Seguiu-se materia forense, uma continuagao, em resu-
mo, do que publicava, em grande escala, A Themis Pernam-
bucana, que encerrara sua circulagao no ano anterior. No-
ticiario amplo, geral, e anuncios completaram a edigao. 

Ao contrario da indicagao do Expediente, seguiu-se a 
publicagao uma vez somente por semana, tendo a casa im-
pressora, logo no n^ 2, mudado sua denominagao para Tipo-
grafia Mercantil, cujos proprietarios, Carlos Eduardo Mu-
hlert & Cia., reformando-a com material novo, procedente 
de Nova York (conforme Aviso no Diario de Pernambuco), 
fizeram-na transferir, em setembro, para a rua do Torres 
no 10. 

A materia d'O Mercantil, de boa marca, era, sobretudo, 
constituida de longos artigos seriados, tais como: "A discus-
sao da resposta a fala do Trono", "O personalismo — Os par-
tidos — Os interesses reals do pais", "O Partido Liberal — 
Sua constitucionalidade — Suas lutas, seus triunfos e suas 
glorias — Embaragos no presente e sua perspectiva no 
futuro", e tc . , inserindo discursos, principalmente os de Jose 
da Silva Loio e Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, pro-
nunciados por ocasiao do 16° aniversario do Gabinete Por-
tugues de Leitura, e duas linicas poesias, assinadas por F . 
e Marciano Gongalves da Rocha. 

Do no 16 para o 17° houve uma lacuna de tres semanas, 
seguindo-se a publicagao ate o n^ 19, da 27 de outubro (1) 
de 1867, cujo editorial abordou a necessidade de ser reforma-
da a disciplina eclesiastica, ao que aduziu um discurso, no 
mesmo sentido, do Senador Pompeu. A numeragao das pa-
ginas era feita ininterruptamente, duma edigao para outra, 
para efeito de encadernagao em livro (Bib. Pub. Est. e Bib. 
do Inst. Arq.). 

REVISTA MENSAL DO GRfiMIO SCIENTIFICO — Saiu 
a lume em setembro (1 A) de 1867, contendo 36 paginas, in
clusive capa, obedecendo ao formato de 22x14. Ao titulo se-

(1) Alfredo de Carvalho registara, como ult imo numero d'O Mer
cantil. o 17. de 14 de outubro. 

(1 A) Embora tenha havido omissao do mes em que circulou a Revista, 
nao o foi em julho, como assinalou Alfredo de Carvalho, pois um dos ar
tigos nela publicados esta datado de agosto. A Opiniao Nacional noticiou-
-Ihe o aparecimento em meado de setembro. 
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guiu-se a sentenga: "Habebo propter hanc (scientiam) cla-
ritatem ad turbas, et honorem ad seniores juvenis" (Sap. 
c. VIII V. 10) . Comissao de redagao — Samuel Wallace Mac-
Dowell, Manuel Pinheiro de Miranda Osorio, Manuel Varela 
do Nascimento Junior, Jose Lustosa de Sousa, Jose Elisio de 
Carvalho Couto e Antonio Antero Alves Monteiro. Traba-
Iho material a cargo da Tipografia Esperanga, situada na 
rua de Sao Francisco no 2. 

"Essa Revista das lucubragoes mensais da sociedade 
Gremio Cientifico — dizia a "Introdugao" — nada mais e 
do que o modesto obolo que seus jovens socios, inteiramente 
novos nos torneios da imprensa, vem depositar sobre o sa-
grado altar do estudo das letras e das leis, a luz pura e inex-
tinguivel da verdade e da boa fe. fisse e o culto das candeias 
que nos crestam as palpebras, durante o noviciado da vida 
escolastica". 

Periodico "meramente literario", cujo fim principal era 
"engat inhar na ciencia, nada prometia, a nao ser o comba-
te as "expressoes empoladas" e aos "estilos vasios". 

Inseriu produQoes de Mac-Dowell e Manuel Pinheiro, so
bre Direito; "Estudos Literarios", de Henrique de Alencastro 
Autran; poesias de Luiz Guimaraes Junior e Generino dos 
Santos; uma pagina de "Nenia"; um discurso e atas de reu-
nioes do Gremio. 

Teria ficado no primeiro numero (Bib. Piib. Est. e Bib. 
N a c ) . 

O CONSERVADOR — Jornal Politico, Noticioso e Lite
rario — Iniciou-se com a edigao de 10 de agosto de 1867, 
formato de 45x32, tendo quatro colunas de 12 ciceros e quatro 
paginas repletas de materia bat ida. Destinado a sair as 
quartas-feiras e aos sabados, assinava-se a razao de 12$000 
por ano ou 6$000 por semestre, pagos adiantados, custando 
160 reis cada exemplar. Impressao da tipografia d'A Espe
ranga, a rua de Sao Francisco no 2. 

Sob o titulo, um de cada lado, vinham os artigos 179, 
§ 4°, e 9° da Constituigao, respectivamente: "Todos podem 
comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e pu-
blica-los pela imprensa, sem dependencia de censura, con-
tanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem 
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no exercicio deste direito, nos casos e pela forma que a lei 
determinar", e "A divisao e harmonia dos Poderes Politicos 
e o principio conservador dos Direitos dos Cidadaos, e o mais 
seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituigao 
oferece". 

No "Prospecto" de apresentagao, declarou o articulista 
que "o curso da imprensa nunca se antolhou tao caro e tao 
necessario" como entao, frisando: "Taboa unica de salvagao, 
que tern podido resistir e sobreviver as nossas instituigoes, 
apunhaladas e mortas pela anarquia do proprio governo, a 
quem corre o rigoroso dever de mante-las, e ela o so refiigio 
e unico antemural a que podem ainda abrigar-se aqueles que, 
nao desesperando do futuro, julgam-se obrigados a protestar 
contra os desvarios que enlutam o presente, e a unir suas 
vozes as da nagao inteira, para amaldigoarem a causa de 
sens males. 

"fi, portanto, a essa potencia, cuja magia nao pode 
ainda ser aniquilada pelos ineptos dominadores da situagao, 
que nos socorremos, penetrados da confianga e alentados 
pela esperanga de que esse alfange constitucional que, por 
tantas vezes, tem conseguido agaimar revolugoes, conter os 
freneticos impetos do poder e inutilizar os perversos instin-
tos d'algumas fagoes que, por desgraca do pais, por vezes, 
tem conseguido aproximar-se do trono, sem repulsa dele, 
tera a forga irresistivel de restaurar os principios de ordem 
e restabelecer o imperio da lei, por cuja defesa e observancia 
propugnamos". 

Adiantou que a t r ibuna parlamentar estava t rancada ao 
Partido Conservador, principalmente nesta provincia, cujo 
governo o a tara de pes e maos. Prosseguiu no assunto, com 
ele enchendo toda a primeira pagina, para assim concluir: 
"Um semelhante estado e por demais violento para poder 
manter-se e continuar: a nagao tem necessidade de valvu-
las por onde respire e desabafe as suas queixas, para evitar 
a explosao que deve resultar da compressao. Pernambuco, 
sobretudo, carece defender-se dos botes que Ihe atiram, de 
combinagao, o governo geral e a administragao provincial. Os 
membros do Partido Conservador e todos os oprimidos de 
qualquer matiz politico precisam dum orgao para as suas 
justas queixas: os desvarios, enfim, dos agentes do poder, 
disseminados por todos os angulos da provincia, reclamam 
protestos e censuras: por isso vem O Conservador suprir essa 
falta, encher essa lacuna. Eis a sua missao". 
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Seguiram-se os artigos redaeionais "O Conservador" 
e "Uniao Conservadora e suas bases", alguns comentarios e 
OS "Fatos diversos". 

Jornal bem redigido, alem do seu objetivo primordial, 
ocupou-se do problema da pretendida libertagao da escra-
vatura, aconselhando (artigo de 31/8) que se considerasse 
bem a respeito do assunto, para nao matar de vez a agricul-
tura. 

Fez a cobertura do recem-criado Gremio Pernambuca-
no da Uniao Conservadora; da pronuncia do chefe de Poli-
cia, Filinto Henriques de Almeida, proferida pelo Tribunal 
da Relagao, por crime de responsabilidade no caso do espan-
camento do academico Manuel Ambrosio da Silveira Torres 
Portugal, ocorrido no mes de abril; da "malfadada guerra do 
Paraguay"; de questoes da Imprensa Publica, com ataques 
a atuagao do respectivo diretor, Franklin Tavora (1); de 
problemas juridicos, afora noticias do Sul, "Publicagoes a 
pedido" e artigos assinados pelo dr. J . C. sobre "Agricultu-
ra, Industria e Comercio"; Junius; Jose Bento da Cunha e 
Figueiredo Junior e outros. 

Na edigao de 30 de outubro, iniciava O Conservador a 
publicagao do folhetim "A lei de Deus" (colegao de lendas 
baseadas nos preceitos do "Decalogo"), por d. Maria do Pi
lar Sinues de Melo, e transcrevia, de vez em quando, as fa-
mosas "Cartas ao Imperador", assinadas por Erasmo (pseu-
donimo de Jose de Alencar). 

Circulando regularmente, terminou o ano o n° 25, de 
7 (2) de dezembro, para voltar, apos "o repouso das ferias", 
no dia 18 de Janeiro de 1868 — ano II, comegando numera-
gao nova. Passou a periodicidade semanal, saindo aos sa-
bados. Declarou, ai, o editorialista, que nao dava tregua "a 
nefasta politica do governo do Imperador", focalizando, so-
bretudo, o recrutamento, que assumira "o aspecto de uma 
monteiria, de uma cagada de feras". 

Enquanto isto, mudava de tipografia, passando a ser 
impresso na do Correio do Recife, a rua do Imperador n° 
79, 1° andar. 

(1) Chegou a ser exonerado, "a bem do servigo publico", o bacharel 
e escritor cearense Joao Franklin da Silveira Tav6ra, consoante notlcia 
inserta no Diario de Pernambuco de 3 de agosto de 1868. Nenhum moti-
vo alegado. 

(2) Nao dia 11, como est^ nos "Anais". 



2 7 4 LUIZ DO NASCIMENTO 

Sempre critieando o gabinete ministerial e polemizando 
com OS jornais adversos, veio a instalar, a 23 de maio, novo 
folhetim, de cur ta duragao, constituido de excelentes cro-
nicas de E. Califourchon, ocupando duplo rodape. Com ape-
nas duas paginas, saiu um Suplemento a 28 de junho, para 
inteirar os leitores "dos pormenores dos importantes fatos 
sucedidos na Corte". Toda a primeira pagina da edicao de 
8 de agosto, circulada de tarja, foi dedicada ao necrologio do 
Barao de Vera Cruz, Manuel Joaquim Carneiro da Cunha . 

Desaparecido o contendor O Progressista, bateu-se O Con-
servador com a Idea Liberal e com O Liberal, aos quais cha-
mava de pasquins investindo contra os liberals genuinos 
e OS liberals progressistas ou "ligueiros". Deu, por fim, franco 
apoio a nova administragao da provincia, exercida pelo Con-
de de Baependy Braz Carneiro Nogueira da Costa e Gama, 
uma vez que t inha voltado ao poder central o Partido Con-
servador. 

Entretanto, a publicagao nao pode ir mais alem, findan-
do com o no 40, ano II, de 10 de outubro de 1868 (3) (Bib. 
Piib. Est . ) . 

A SAUDADE — "Assim se denomina um jornal litera-
rio dedicado ao Belo Sexo. O primeiro numero foi publicado 
a 13 do corrente. Imprimiu-se na Tipografia Republicana 
Federativa Universal. Em frase amena, como o alvo que 
mira, A Saudade pode prestar servigos as letras pernambu-
canas" (d'A Opiniao Nacional, 21/8/1867) . 

Nao houve noticia do prosseguimento da publicagao. 

O APOSTOLO DA VERDADE — "fi o titulo duma folha 
que se publica na Tipografia Liberal Constitucional. O pri
meiro numero foi publicado a 14 do corrente . O programa 
e liberal; e em geral o prospecto da folha, bem langado como 
esta, promete um valioso campeao para as boas ideias" (A 
Opiniao Nacional, 21/8/1867) . 

Ficou na edigao de estreia. 

(1) A Idea Liberal comentou, a 24 de agosto de 1868, an tec ipadamen-
te, o "suicidio" d'O Conservador, dese jando q u e a t e r r a Ihe fosse leve . . . 
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O THUG (1) — Noticiou o periodico A Opiniao Nacional, 
edigao de 28 de setembro de 1867: "Com este titulo apareceu 
um jornal caricato contendo espirituosos desenhos e escri-
tos. Um daqueles, o primeiro, representa um. velho de mitra, 
tendo junto a si a figura do demonio. A estampa alude a 
Luta de Gigantes entre um general e um conego, de que lil-
t imamente se tem ocupado a imprensa" (2) . 

Seguiu-se a publicagao trimensal, sendo o no 1 do dia 
20 daquele mes, e o no 4, unico manuseado, de 20 de outubro 
(3) . Impresso na tipografia do Correio do Recife, apresen-
tou-se em formato de 31x23, com oito paginas, sendo quatro 
de charges em litogravura. O desenho do titulo incluiu mu-
Iher ajoelhada em suplica diante dum homem de espada em 
punho na atitude de desferi-la. A parte tipografica inseriu 
"Correspondencia do Thug"; "Reticencias"; Folhetim, por 
Naziri, e outras notas leves, ironicas, satiricas. As charges, 
firmadas por Ernesto, eram dedicadas a critica de costumes, 
ora trogando, ora ridicularizando (Bib. Pub. Est.). 

A CARAPUQA — "Periodico caricato", encetou "com es-
pirito litil a sua carreira", conforme noticia, sem pormeno-
res, d'A Opiniao Nacional de 14 de outubro de 1867. 

Deve ter continuado a publicagao. O Horisonte, de 23 
de novembro, reclamou que o novo orgao nao Ihe correspon-
desse a permuta . 

O HORISONTE — drgao Politico, Literario, Noticioso e 
Comercial — Surgiu no dia 8 de outubro de 1867, apresen-
tando OS mesmos formato, tipagem e palavras, em faixa, do 
expediente d'O Americano. 

"Quando o ceu esta carregado pelas brumas ameagado-
ras duma tempestade iminente — dizia o artigo-programa 

(1) Os Thugs, segundo o Correio do Recife (Par te Liter&ria), Vol. 
linico, pag. 302, constituiam uma seita feroz da India cuja principal dou-
trina era o assassinio. Tr ibutavam culto a Kaly, "deusa do mal, da volu-
tuosidade e da mor te" . Pa ra eles, era "dever imposto pela religiao o ex-
termlnio de todos os que Ihe eram estranhos". 

(2) Tratava-se da polemica entre o Conego Pinto de Campos, no 
Diario de Pernambuco, e o Cristao Velho (pseudonimo do General Abreu 
e Lima) , no Jornal do Recife, em torno do tema "BIblias falsificadas". 

(3) No registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho mencionara, ape-
nas, o primeiro ni imero. 
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— e que O Horisonte sai a luz da publicidade, se arriscando 
a empunhar o gladio da defesa dos direitos do povo e a com-
bater pela causa da justiga e dos oprimidos, a sombra do sa-
crossanto pendao da Liberdade". 

Depois de fazer um resumo da situagao do pals, das "tris-
tes e fatais consequencias" dos "desvarios" do governo, a-
crescentou o editorialista: "No meio desta procela fragorosa, 
que enruga a face do nosso oceano politico, O Horisonte, 
apostolo sincero das ideias livres, sabera guardar o seu posto, 
jamais descendo a apreciagoes odiosas". 

Mais adiante: "O Horisonte nao se ocupara somente da 
nossa politica; aplicar-se-a ainda a fazer excavagoes histo-
ricas no nosso passado, em cujos anais encontram-se pagi-
nas luminosas e por si bastantes para ilustrar o nome de 
um povo". 

Um segundo editorial pedia an "supremo arbitro dos 
destinos da humanidade" que iluminasse "o espirito dos bra-
sileiros". 

Apos o "Noticiario", a segao "Literatura" inseriu dois 
bem elaborados estudos — "Olinda" e "A historia" — sem 
assinatura; poesias de C. M. e Antonio Joaquim de Melo, e 
"Folhetim", em rodape, na quarta pagina. 

Alem de outras materias, o no 4 d'O Horisonte defendeu 
o conego Joaquim Pinto de Campos, desabridamente acusa-
do pelo Cristao Velho, "vulgo General das Massas" (Jose 
Inacio de Abreu e Lima), num "escrito verdadeiramente 
monstruoso e detestavel", e bordou apreciagoes, noutro ar-
tigo, sob o titulo "O estado da nagao em relagao a guerra do 
Paraguay — Diregao que o governo Ihe tem impresso — Ma
les provenientes da ma administragao do Partido Progres-
sista". 

Em seu n^ 6, de 23 de novembro (provavelmente ultimo 
publicado) (1), lembrou a necessidade de uma reforma na 
lei eleitoral, de modo a adotar-se, no pais, a eleigao direta. 

(1) Constou do registo de Alfredo de Carvalho: "O no 1 saiu no dia 
1 de outubro (primeiro lapso) e a publicagao cessou pouco depois". Mais: 
"Filiado a politica l iberal". Nao o era; nem foi posslvel constatar a exa-
tidao do corpo redacional mencionado nos "Anais". 
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A eleigao indireta demonstrara os "seus funestos e pernicio-
sos efeitos" no pleito de fevereiro daquele ano, quando foram 
vistas "as portas das matrizes convertidas em campos de 
batalha", fazendo valer a maxima: "as eleigSes sao do go-
verno". 

Focalizou, no segundo, o "comportamento honroso dos 
oposicionistas" e "a inconveniencia das acusagoes contra os 
conservadores", atacando rijamente o Partido Progressista. 

Noutro dos longos artigos, todos sem assinatura, inti-
tulado "Fase Negra", arrematou a redagao: "A arvore da li-
berdade cresce quando e regada pelo sangue dos tiranos". 

Houve, tambem, uma parte de "Literatura", contendo 
transcrigoes e uma poesia de Belarmino Carneiro, terminan-
do com tremenda "Mofina" (vinda da primeira edicao) con
tra um mau pagador de missas mandadas celebrar (Bib. 
Pub. Est.) (2) . 

O CALABROTE — Jornal Satirico, Literario e Noticioso 
— Apareceu no cenario da imprensa a 26 de outubro de 1867, 
formato de 22x15, com quatro paginas de duas colunas. Di-
retor e proprietario — Elias Marinho Falcao de Albuquerque 
Maranhao, em cuja tipografia se verificava a confeccao ma
terial, a rua de Horta n° 14. Assinatura trimestral — 3$000. 
Preco do exemplar — 40 reis. 

Segundo o ligeiro artigo de apresentagao, a folha nao se 
ocuparia de politica, mas t inha o proposito de azorragar os 
t ra tantes . Ocupou-se, num segundo editorial, da posigao de 
Pernambuco como fornecedor de recrutas para todos os mo-
vimentos militares do pais, desde a guerra de 1835, no Rio 
Grande do Sul, pagando um imposto de sangue mais pesado 
do que os demais Estados. Inseriu, ainda, algumas notas li-
geiras, enorme cronica inexpressiva e duas ou tres charadas. 

A publicacao prosseguiu, mas nao restam comprovantes. 
salvo o no 25 (1), datado de 29 de ataril de 1869, quando a 
redagao se empenhava em campanha contra os padres je-
suitas. 

(2) Colegao desfalcada. 
(1) O prosseguimento da circulagao d'O Calabrote foi um fato. Haja 

vista o insistente anuncio, no diario O Liberal, a par t i r de 1/7/1870, de 
que se achava a venda o n° 50 daquele periodico. 
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Apos longa suspensao, cuja data, desde quando, nao foi 
possivel averiguar, eis reaparecido O Calabrote a 16 de no-
vembro de 1878 — n^ 8, ano IX — sem outra alteragao a 
nao ser a transferencia da tipografia para a rua do Fogo n^ 
30. Constava do Expediente: "A redagao deste jornal so acei-
ta artigos que envolvam responsabilidade quando vierem 
competentemente legalizados. Vende-se a 80 reis nesta tipo
grafia e nas maos dos vendedores". 

Salientou o editorial de reabertura: "Tendo O Calabrote 
suspendido a sua publicagao, ve-se obrigado a continuar na 
laboriosa carreira, contando com o mesmo apoio que sem-
pre mereceu dos homens sensatos e inimigos dos traficantes. 
A corrucao do poder, a imoralidade da epoca nos faz hoje 
publicar O Calabrote e abracar as questoes pessoais, pois 
quando se t rata do beneficio da patria toda questao pessoal 
e pouca. A causa e do Povo e o Povo deve conhecer os em-
busteiros". 

Combateu a oligarquia Sousa Leao e os liberais que a 
apoiavam, assim como os "asqueirosos conservadores". Re-
cordou "o Partido Liberal de outrora", endeusando seu maior 
lider: Nunes Machado. Outro artigo defendeu a liberdade 
"reclamada pela Constituinte". 

Seguiu-se a publicacao no mesmo ritmo de critica a oli
garquia, contando com a colaboracao de Fortunate Pinhei-
ro e bem servida de transcricoes, mas saindo em datas in-
determinadas. Abriu o n° 15, de 27 de Janeiro de 1879, ex-
tensa "Carta dirigida a S. M. I . por um seu reverente e fiel 
sudito", pedindo "uma vista de do e compaixao" sobre a 
maior parte do povo, "que geme na mais dura opressao". 
Tinha a assinatura O Redator. A edicao seguinte foi dedicada 
"ao aniversario do dia 2 de fevereiro de 1849, 30° ano da car-
nificina em Pernambuco". 

Atingiu o n^ 17, ultimo avistado, a 17 de fevereiro de 
1879 (Bib. Pub. Est.). 

O FORUM — Folha Judiciarla e Acidentalmente Po-
litica e Literaria — Noticiou-lhe o surgimento A Opiniao 
Nacional de 7 de dezembro (1) de 1867, nos seguintes termos: 

(1) Alfredo de Carvalho registara o mes de outubro como sendo o do 
aparecimento d'O Forum. 
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"fi o titulo de um novo jornal saido dos prelos do Correio do 
Recife e que se destina, como diz o seu titulo, a t ratar de 
assuntos forenses". 

So foi possivel encontrar comprovantes a partir do n° 
8, de 20 de fevereiro de 1868. Ate ai, O Forum t inha o forma-
to de 32x23, passando ao de 45x27 — quatro paginas de qua-
tro colunas — na edic^ao subsequente, que saiu a 12 de mar-
co, ja impresso em tipografia propria, situada a rua de Sao 
Francisco D. 2, onde se localizou, igualmente, a redagao, 
esta chefiada por Jose Bento da Cunha e Figueiredo Junior. 
Assinava-se a 6S000 por serie de 25 numeros, pagos adianta-
damente, ou 7S000 para fora da cidade. Prego do exemplar 
— 100 reis. 

Sem imiscuir-se em politica partidaria, o periodico, que 
se dizia semanario, alem dos temas relativos ao seu titulo, 
incluia uma "Parte Politica", uma "Parte Comercial", "Va-
riedades", uma "Parte Industrial": comentarios sobre Lite-
ra tura: "Noticiario", "Revista dos Jornais" e raros artigos 
assinados, mas com iniciais. 

O Forum estendeu sua existencia ate o no 17, de 9 de 
maio de 1868, que foi, ao que tudo indica, o derradeiro pu-
blicado (Bib. Pub. Est.), 

A REALIDADE — Unica noticia conhecida do apareci-
mento desse orgao caricato foi a do Jornal do Recife, de 13 
de dezembro de 1867, onde consta que "se diferengava dos 
que no mesmo genero ate entao haviamos tido, em nao ter 
texto escrito e estarem ocupadas por estampas as suas oito 
paginas, tendo em baixo de cada uma delas pequenas des-
crigoes alusivas". 

1868 

ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL, INDUS
TRIAL E AGRICOLA DA PROVlNCIA DE PERNAMBUCO 
— Impresso na tipografia do Jornal do Recife, saiu em Ja
neiro do ano bissexto de 1868, formato de 13x9, sob a diregao 
de Francisco Pacifico do Amaral, com auxilio financeiro da 
Assembleia Legislativa. 

Contendo 390 paginas, mais um Apendice com 14, um 
Suplemento com 64 e o Indice com 12, inseriu toda a mate
ria comum aos demais almanaques, acrescida da lei orca-
mentaria do Imperio para o exercicio de 1867/68. 
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"Ao nosso ver — lia-se nas "Duas palavras" de abertu-
ra — nesse livro se vai resumindo a historia da cidade ou 
provincia para a qual ele e feito, e as informagoes que, mais 
ou menos exatas, mais ou menos abundantes, pode forne-
cer a todos, sao uteis e muitas vezes necessarias, tan to aos 
que tem fixo o seu domicilio como aos que por ela passam 
e precisam conhece-la". 

No ano seguinte teve o formato aumentado para 17x11, 
saindo com 308 paginas, mais um Apendice de 84 e um Su-
plemento de 56, mais 14 de Indice Alfabetico, e 16, no fim, 
de anuncios. 

Em 1870 foi impresso na Tipografia Universal; em 1871 
e 1872, na oficina do Correio Pernambucano, variando de 
350 a 390 paginas. 

Depois de uma interrupgao de nova anos, voltou a luz da 
publicidade — no 5 — em 1881, sob a mesma diregao, impres
so na Tipografia Mercantil, melhorado o formato para 21x14. 
Teve, ainda, os auspicios da Assembleia Legislativa. 

Prosseguiu, regularmente, ate 1886, com u'a media de 
400 paginas, trazendo cada ano a explicacao de que, apesar 
dos esforgos despendidos, ainda nao conseguira seu diretor 
a maxima corregao, havendo imperfeigoes e lacunas, com 
a promessa de melhoria (Bib. Piib. Est., Bib. do Inst. Arq. 
e Bib. do Liceu de Artes e Oficios) (1) . 

O DEMOCRATA FEDERATIVO — Periodico Relisfioso, 
Literario e Politico — Deu a publico sua primeira edigao a 
7 de margo de 1868, formato de 27x18, com duas colunas de 
15 ciceros e quatro paginas, sendo impresso na Tipografia 
Republicana Federativa Universal, situada a rua do Impe-
rador n° 35, onde se assinava a 2$000 por trimestre, "pagos 
ao receber o primeiro numero". Acolhia "todo e qualquer 
artigo" que nao ofendesse "a moral publica". Circulagao 
uma vez por semana. 

Vasado em linguagem violenta, o "Prospecto" de apre-
sentagao falava da "insensatez" de um governo que so aten-
dia "aos vis inter esses de uma oligarquia pur a, classica e cen-

(1) ColegSes incompletas, completando-se entre si. 
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tralizadora" e que, "rasgando a carta constitucional", criou 
em seu lugar "o despotismo". Nao podia, pois, deixar de 
bradar, em alta voz: "Alerta, 6 brasileiros; em nossas maos 
esta a salvagao do pais; basta de tan to sofrer; temos supor-
tado do atual governo jugo mais forte, ferros mais pesados 
do que do mais cruel despotismo". 

Frisou, mais adiante: "fi contra este estado degradan-
te, criado pela oligarquia classica do imperador, que O De-
mocrata se propoe a escrever, esclarecendo-vos sobretudo o 
que constitui o objetivo da vossa crenga politica, sofismada 
pelo governo maquiavelico do Imperador, que todas as for-
mas do sistema constitucional representantivo tem detur-
pado e entorpecido". E concluiu: "Agricultores, artistas, co-
merciantes, industrials, militares, avante, a causa e nossa, 
sendo tambem nossa a bandeira: Deus, patria, independen-
cia e liberdade". 

Mais duas catilinarias foram insertas, sob os titulos "A 
guerra ou o capricho do Imperador e do seu governo bacha-
rel" e "O governo bacharel do sr. d. Pedro II ou a causa 
fatal das desgracas do Brasil", este ultimo contendo o se-
guinte periodo: "Que espera o Brasil do sr. d. Pedro? de 
seu governo oligarca, composto de sete ministros bachareis, 
onde o ministro da Guerra e o ministro da Marinha sao ba
chareis! Havera no mundo maior escandalo? ninguem o di-
ra" . Ambos esses artigos traziam, abaixo, a palavra: "conti-
nuar-se-a", assim como um discurso do parlamentar Perei-
ra da Silva (1). 

Nao obstante o enunciado, O Democrata Federativo cir-
culou em datas bastante distanciadas, tanto que o quinto 
niimero so apareceu a 17 de setembro do mesmo ano, man-
tendo sempre linguagem forte contra a "oligarquia bacha
rel Pedro I I " . 

Decorridos quase quatro anos sem noticia do prossegui-
mento da existencia d'O Democrata Federativo, eis apare-

(1) Como materia final, O Democrata Federativo publicou uma "Mo-
fina", convidando o "nigromante Cabrinha de Papai, ex-subdelegado su-
plente da Capunga", a pagar as quantias de 36$000 e 40$000, que licara 
devendo, respectivamente, a Frei Boaventura e a Frei Paulino, de missas 
que tinha mandado celebrar aos domingos, na capela do Manguinho. A 
"Mofina" continuou pelo menos, ate a quinta edigao. 
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cidos dois comprovantes: os ns . 18 e 20 — ano III — data-
dos, respectivamente, de 24 de agosto e 7 de dezembro, am-
bos de 1872. Mantinham a velha orientagao republicano-
-antimonarquica, com prolixos editorials sob o titulo "fi o 
governo bacharel imperial das desgragas do Brasil" e de-
mais materia de identico qullate (Bib. Pub. Est.). 

A REGENERAgAO — Periodico Politico, Noticioso e Li-
terario — O primeiro numero saiu a lume no dia 30 de malo 
de 1868, conforme informou o semanario O Progressista, que 
Ihe atribuiu tendencias liberals. 

Anunclando com antecedencla o aparecimento do novo 
orgao, o periodico A Opiniao Nacional, de 14 daquele mes, 
adlantou que o redator seria Antonio Paulino e que A Resre-
neracao pugnarla "pela verdade da Monarquia Constltuclo-
nal, pelo prlncipio democratlco essencial a essa forma de go
verno que tao soflsmado ha sldo entre nos". 

Do editorial de apresentagao, anteclpado, constavam os 
topicos a seguir: "Receando multo pelo repouso do pais, A 
Regeneragao nada teme pela vltoria dos prlnciplos liberals, 
OS Imortais prlnciplos proclamados em 1793. Entre nos, 1817 
foi uma tentativa, 1848 seguiu-se-lhe de perto. . . A taca nao 
se esgotou de todo; restam ainda algumas gotas; mas ela 
se esvasiara, nao tardara multo, entre as maos dos algozes 
da liberdade". 

"A missao d'A Regenera?ao na imprensa e combater a 
corrucao, que em larga escala e acintosamente val mlnando 
e ameaca arrulnar tudo. Nenhum outro titulo, que nao a 
humlldade de origem, tem ela a exiblr. fi a sua credenclal". 

Escreveu, depois, E. Califourchon, no folhetim d'O Con-
servador, a 6 de junho, que o recem-aparecldo jornal cons-
tituiu "uma bela estreia e sempre uma promessa de belo fu
ture" . 

Segundo Silvio Romero, no Prefacio que acompanhou 
a edigao postuma, de 1909, das "Polemlcas", de Tobias Bar-
reto, este publicou, n'A Regenera?ao, o artigo "A proposlto 
de uma teoria de S. Tomaz de Aquino", em resposta a uma 
Carta Aberta de Godofredo Autran de refutagao as ideias do 
filosofo sergipano. 
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Nao ocorreram notlcias outras que deixassem a impres-
sao de haver prosseguido tao importante jornal. 

PASSEIOS HUMORISTICOS (1) — Surgiu no dia 4 de 
junho de 1868, em pequeno formato, contendo oito paginas. 
Redator — Mefistofeles. Vendia-se em varios pontes da ci-
dade, a 200 reis o exemplar. 

Publicando-se em datas indeterminadas, cada fascicule 
inseria um folhetim, ate o n° 5, de 17 de julho, devidamente 
noticiados pelo Diario de Pernambuco. Nao existem compro-
vantes. 

A aparigao dos Passeios Hvtmoristicos decorreu do se-
guinte fato: Sob aquele pseudonimo, o renomado poeta e 
prosador Luiz Guimaraes Junior comegara, dois meses antes, 
a divulgar, em rodape do Diario de Pernambuco, o folhetim 
semanal intitulado "Palavras no ar", abordando temas di-
ferentes, em linguagem literaria e humoristica. 

Viu-se, dum momento para outro, suspensa a impor
tante materia, o que levou o escritor a mandar um artigo ao 
periodico A Opiniao Nacional, que o publicou a 28 de maio, 
declarando que fora convidado a nao mais escrever o rodane; 
mas a direcao do Diario, embora lamentasse muito, nao Ihe 
explicou o motivo por que o fazia. Que teria acontecido? 
"O que e certo — adiantou — e que uns inocentes folhetins 
meramente literarios tomaram o vulto medonho de panfle-
tos paliticos". 

Outro folhetinista, E. Califourchon, d'O Conservador, 
ponderou, a proposito: "Para que se meteu a falar em po-
litica?". 

Mefistofeles nao se molestou muito com o caso. Dispos-
se a continuar a redigir seus folhetins, publicando-os em avul-
so, sem, no entanto, passar do quinto. Escrevera, a respeito, 
A Opiniao Nacional de 17 de junho: 

"O publico ja conhece o escritor, o qual, se abusa, mes-
mo frequentemente, da imaginagao, tem fluencia de estilo 
e cultivo literario que dao interesse aos seus escritos". 

(1) Nao registado nos "Anais" . 
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A MOCIDADE — Jornal Cientifico e Literario — Surgiu 
no dia 1 de julho de 1868, formato de 32x22, com quatro pa-
ginas de tres colunas. Redagao a cargo de estudantes pri-
melranistas da Faculdade de Direito e trabalho grafico da 
oficina do Jornal do Recife. Sairia tres vezes por mes, ao pre-
Qo de 1$000 por assinatura mensal, pagos adiantadamente. 

Constou do artigo "Introdugao" o topico: "A manifesta-
Qao de Ideias adquiridas pelo estudo, a cultura da inteligen-
cia, o desenvolvimento do espirito, a propagacao dos verda-
deiros principios da ciencia, o amor das letras e da religiao, 
o engrandecimento de ideias sas e morals, e o progresso em 
tudo, tal e o fim a que tende A Mocidade e tal e a sua in-
trodugao". 

Escreveram artigos, na "Parte Cientifica", B . G. e Jose 
Paulo de R. Barreto Filho; na de "Literatura", Eugenio T. 
Silveira Fontes, e na de "Poesia", M. Godofredo de A. Au-
t ran (Bib. Piib. Est.). 

Consoante os "Anais", publicaram-se mais tres nume-
ros, o ultimo deles datado de 15 de agosto. 

A TESOURA — Saiu a lume no dia 5 de agosto de 1868, 
formato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas. Im-
presso na Tin. Republicana Federativa Universal, a rua do 
Imperador n° 35, vendia-se a 40 reis o exemplar. Trazia, aci-
ma do titulo, uma vinheta simbolica e, abaixo, a quadra: 

"Cortar a mentira 
Com fina rasoura, 
Mostrar a ve rdade . . . 
Eis A Tesoura". 

Dizia o artiguete de apresentagao: "Sou a Tesoura in-
visivel que farei cortes profundos nos mais arraigados vicios 
6 desmandos dessa grande porgao de ganhadores que nan 
comnreendem o que valem as tres misteriosas palavras: Deus, 
Patria e Liberdade. Fiquem desde ja certos que, por pequena, 
nao deixo de aprofundar o golpe. A mao invisivel que me 
dirige medira a forca do impulso preciso pela extensao e gra-
vidade da amputacao". 

O "primeiro talho" foi "A mentira dos partidos", a res-
saltar o topico: "No poder, o Vermelho corrompe o voto; o 
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Progressista arranca-o; o Genuine despedaga-o; na oposi-
qa.0, o Vermelho intriga e envenena; o Progressista morde; 
o Genuine atira pedras". Materia satirico-humoristica com-
pletou a edi§ao. 

O no 4, de 20 de agosto, comentou a queda de Humaita, 
significativa vitoria das forgas brasileiras na guerra do Pa
raguay, noticiando os festejos por ela motivados, ensejo em 
que o periodico se langou contra o Partido Conservador, cu-
jos adeptos pretendiam "pisar o povo a pes", assegurando, 
por outro lado: "O liberal e um homem que ama o povo, por-
que nao especula com o povo". 

Focalizando os mesmos temas anti-conservadores; vol-
tando-se contra a Monarquia e contra o regime da escrava-
tura, manteve A Tesoura, em continuagao, o programa ini-
cial. Reivindicava, sobretudo, a implantagao da Republica 
Federativa, apoiada pelo Partido Liberal. Em meio a parte 
ponderavel dos editorials, nao faltava a materia ligeira, de 
carater chistoso. 

O no 13, ultimo do ano, publicou-se a 14 de outubro (Bib. 
Pub. Est. e Bib. Nac.) (1). 

Reapareceu a folha — no 1, ano II — a 4 de margo de 
1869 ("Anais"). Nao existe comprovante, nem ha noticia 
de ter prosseguido ou nao. 

A LIBERDADE — Entrou em circulagao a 7 de agosto 
de 1868, formato de 35x25, com quatro paginas de tres colu-
nas, impresso na Tip. Comercial, a rua Estreita do Rosario 
no 12. Redator — Francisco Pinto Pessoa, com escritorio a 
rua do Imperador n° 35. Assinatura trimestral 3$000. Lia-se, 
abrindo a primeira pagina: "fiste jornal aparecera, por ora, 
uma ou duas vezes na semana, em dias indeterminados; e 
podera sair diario, se for acolhido pela opiniao, cujos senti-
mentos e interesses se propoe com lealdade interpretar e de
fender" . 

Seguiu-se o editorial, intitulado "Programa", que foca-
lizou a decadencia do pais, "quer em relagao a agricultura, 
comercio e indiistria", "quer em relagao a politica dos suces-

(1) Colegoes incompletas, completando-se entre si. 
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sivos governos que tern gerido a coisa piiblica". Depois de 
apontar os males que nos afllgiam, manifestou o empenho 
"de trazer a luz da discussao todos os problemas socials e 
economicos", solicltando para isto o concurso dos "homens 
de bem", para concluir: "Camlnhemos, que ja nao e possivel 
retroceder a mare da civilizagao americana". 

Constituiu-se a materia da primeira edigao de "Gazeti-
Iha", "Variedades", "Boletins" e artigos politicos, assinados 
ou nao, tudo, invariavelmente, composto em tipo corpo 10, 
sem ocorrer mais modificagoes nesse sentido. 

Divulgou, no no 4, o "Protesto" de uma ala do Direto-
rio do Partido Liberal Genuino, contra outra ala, que deita-
ra manifesto sem ouvi-la nem consultar o povo sobre o ca-
minho a seguir. Por sua vez, em artigo assinado, Borges da 
Fonseca advertiu que um Diretorio Liberal "nao tera missao 
para dirigir se nao for investido na praga publica, pelo povo". 

O periodico deu cobertura ao movimento, sem exito, en-
cetado em prol da uniao de todos os liberals. Tratou, para-
lelamente, de temas diversos, de natureza economica e cul
tural , e dedicou-se aos acontecimentos do Exterior, alem da 
"Correspondencia do Rio", 

Nao foi, na realidade, um orgao partidario, chegando 
ate a confundir liberals e conservadores; como se viu no no 
22, quando acentuou que uns e outros nao desejavam senao 
"a mesmlssima coisa, a saber: a posse do poder pelo poder", 
frisando, apos longa serie de consideragoes: "£ ao Partido 
Conservador Democratico, como ao Partido Republicano que 
esta infalivelmente reservada a sorte futura de nossa ama-
da pat r ia" . 

Mas, chegava ao fim a existencia d'A Liberdade, em cu-
jas edigoes finals se liam poesias heroicas de Sousa Oliveira. 
O no 23, de 15 de dezembro do mesmo ano, foi o ultimo pu-
blicado (Bib. Pub. Est.). 

A MATRACA — Periodico Critico — Aparecido no dia 
10 de agosto de 1868, formato de 31x22, com quatro paginas 
de duas colunas largas, assinava-se a 2$000 por trimestre e 
vendia-se a 80 reis o exemplar. Publicagao semanal, trazia 
sob o titulo, uma de cada lado, as quadras: 
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"Todos tern o seu programa, 
Tambem devemo-lo ter: 
]& ir tocando A Matraca 
Sobre quern o merecer". 

"Em politica, A Matraca 
£ liberal genuina, 
Sem jamais ter compromissos 
Com a fraude alicantina". 

Abriu o texto um "Cavaco necessario", a respeito do sig-
nificado da palavra matraca, seguindo-se-lhe um aviso "Ao 
publico", o qual findava declarando ser objetivo do periodico 
"falar a linguagem da verdade, esclarecer aos iludidos e ma-
traquear de rijo aos vis desrespeitadores das leis e da morali
dade publica, sempre em termos comedidos ainda que ener-
gicos, abstendo-se sobretudo de descer a personalidades, em-
bora va rogar em seus vicios". 

Em vez dos longos artigos, adotou o sistema de sueltos, 
nos quais, entre outras metas, condenou a liga que produzi-
ra o Partido Progressista, e, a proposito das eleigoes ate en-
tao realizadas, afirmou havereni elas demonstrado que o 
"pais chegou ao ultimo ponto de desmoralizagao". Toda a 
quarta pagina da edigao de estreia se achava repleta de ver
sos humoristicos de critica a queda da Gabinete Zacarias de 
Gois e a frustragao da liga politica. 

Impresso, conforme indicava, na tipografia d'A Matraca, 
situada a rua das Cinco Pontas n^ 62, circulou ininterrup-
tamente, pelo menos ate o n° 9, de 10 de outubro (1) . Neste 
ultimo foram criticados atos da preterita administragao do 
Conde da Boa Vista (Francisco do Rego Barros), alem de co-
mentarios em torno da politica imperial, terminando com 
uma pagina de versos satirico-humoristicos (Bib. Piib. Est.). 

ACADEMICO DO NORTE — Orgao literario e noticioso, 
entrou em circulagao, consoante sucinta noticia do Jornal 
do Recife, na sua edigao de 12 de agosto de 1868 (1 A) . 

Nao ha indicio de ter continuado a publicar-se. 

(1) Alfredo de Carvalho registara, apenas, o primeiro numero, se-
guido de interrogagao. Alem dele, a Biblioteca Publica do Estado guarda, 
tambem, o n° 9. 

(1 A) O historiador dos "Anais" informou tao s6mente que o Acade-
mico do Norte estava "mencionado no catalogo da Colecao de Caitano 
Pinto de Veras", atribuindo-lhe a data de 1870. A verdade 6 qwe nem 
consta do tal catalogo. 
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DEZESEIS DE JULHO — Jornal PoUtico, Noticioso e 
Literario — Circulou pela primeira vez a 14 de agosto de 
1868, impresso na tipografia do Correio do Recife, "fi um pe-
riodico bem escrito — escreveu o Diario de Pernambuco, no 
dia seguinte — e que promete continuar a se-lo. Sua cor po-
litica t ranspira dos artigos que contem o seu primeiro nume-
ro e e a conservadora", 

Publicagao rigorosamente semanal, as quartas-feiras, che-
gou ao n° 7 (unico avistado) a 24 de setembro, apresentan-
do-se em amplo formato de 45x32, com quatro paginas a 
quatro colunas de 12 ciceros. Trazia, como divisa, o seguin
te: "N6s OS conservadores queremos a igualdade perante a 
justiga; o justo aprego, a igualdade do merito, dos talentos 
e das virtudes de cada individuo, de cada homem por mais 
humilde que seja o seu papel na escala social" (Disc. prof, 
pelo Visconde de Itaborai, no fest. conserv. da Bahia, a 30 
de maio>. Assinatura trimestral — 3$000. Numero avulso 
— 200 reis. 

Comentou, em editorial, o Manifesto do Conselheiro Sil-
veira Lobo, considerando-o um "inventario politico" pompo-
samente pobre, "violento e contraditorio". Seguiram-se ou-
tros artigos, um deles de polemica com O Liberal Academico; 
transcrigoes; noticiario; poesias de Santa Helena Magno e 
Fernando de Magalhaes e cronica de R. T. (Bib. Pub. Est.). 

O LIBERAL ACADEMICO — A proposito do seu apareci-
mento, verificado dias antes, noticiou o Diario de Pernam
buco de 25 de agosto de 1868: "Recebemos o primeiro nu
mero d'O Liberal Academico, novo lidador da ideia, que se 
atira, com o arrojo da mocidade que o criou, na arena jor-
nallstica. Sua cor politica e definida pelo seu t i tulo. Seus 
artigos sao bem elaborados e, honra seja feita a mocidade, 
que da uma ligao aos pretenses liberals velhos, ensinando-
Ihes a discutirem no campo das ideias, fora do terreno do 
personalismo com todos os males que ele acarreta" . 

Meses depois, o periodico A Opiniao Nacional, edigao de 
28 de abril de 1869, noticiava, laconicamente, haver circula-
do o primeiro numero do segundo ano do jornal em aprego. 

Publicagao irregular, so foi possivel manusear o n^ 5 
da nova serie, datado de 10 de junho . Tinha o formato de 
45x31 e quatro paginas de quatro colunas, sendo impresso 
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na oficina do Correio do Recife. Redatores —J. Leandro M. 
Scares, L. H. Pereira de Campos e Plinio A. X. de Lima. 
Assinatura trimestral — 3S000, acrescidos de 1$000 para 
fora da cidade. Trazia, como divisas, a frase: "Vos enim ad 
libertam vocati estis patris" (S. Paulo ad Galatas) e as se-
guintes palavras de Jose Bonifacio, o mogo: "Nos defende-
mos uma grande causa, sustentamos um grande principio; 
queremos viver e morrer por ele — pedimos o governo do 
pais pelo pais". 

A edigao inseriu prolixos artigos de combate a Monar-
quia, um dos quais, terminando uma serie de tres, de ante-
riores edigoes, intitulou-se "Reforma constitucional". Dois 
outros findariam na edicao subsequente. Houve uma Parte 
Literaria, com poesia de L. S. Monteiro de Barros; folhe-
tim, firmado por L., e, no fim, a "Gazetilha" (Bib. Pub, 
Est.). 

A FORMIGA — Trazendo, sobre o titulo, vinlieta alu-
siva, comecou a publicagao a 21 (1) de agosto de 1868, em 
formato de bolso (18x12), com quatro paginas de duas co-
lunas estreitas. Trabalho material da Tip. Republicana Fe-
derativa Universal. Preco do exemplar — 40 reis. Consta-
va do cabegalho a quadra: 

"Formiga constante 
O trono roendo, 
Os sens atentados 
Iras descrevendo". 

Lia-se no artigo-programa, intitulado "Aos homens": 
"Venho por ordem da Confederagao Formigxiense, procla-
mar a liberdade aos pequenos, como eu, e a perseguigao aos 
grandes, como o rei". 

"Neste seculo das luminarias devo dar que fazer aos 
meus dentes, que sabem roer as ambicoes, o pedantismo, a 
tolice, a impostura, a soberba, a presungao, o desmando, a 
incuria, a preguiga e ate a propria tirania!" 

"Quem nao quiser ser mordido ou roido pela Formiga, 
proceda bem! Este remedio e uma panaceia; agarrem-se com 

(1) Nao no dia 26, como esta nos "Anais". 
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ele que estarao salvos. Podem procura-lo a venda na loja 
da Consciencia, rua da Razao, defronte da Honestidade. Ca-
da frasquinho custa apenas tres ou quatro Reflexoes". 

Seguiram-se artigos de condenagao a realeza, intitula-
dos "Cautela, rei, cautela" e "Conselho ao rei" e os versos 
"Cangao do povo", tudo no estilo panfletario. Dizia, fran-
camente, o redator: "Somos amigo do governo do Povo pelo 
Povo, queremos o Governo Republicano". 

No no 3, combatendo a Monarquia, declarou A Formiga 
que o Brasil precisava de ser reabilitado, constituindo-se em 
republica federativa. No fim da edigao vinha o pensamento: 
"Quando a Monarquia antra em um pais, a Liberdade sai 
dele espavorida". 

Ao divulgar-se o no 6, dia 22 de setembro, um dos su-
cintos editorials aplaudiu a atuagao dos campeoes da im-
prensa liberal, entao representada pelos jornais O Liberal, 
A Opiniao Nacional, O Liberal Academico, Idea Liberal e 
O Tribune. 

Publicagao semanal, parou com o no 9, de 23 de outubro 
(Bib. Pub. Est.). 

IDfiA LIBERAL — Saiu a lume no dia 29 de agosto de 
1868, formato de 36x26, com quatro paginas a tres colunas 
de 14 ciceros. Impresso na Tip. Comercial, era redigido, en-
tre outros, por Gervasio Rodrigues Campelo, funcionando a 
redagao na rua do Imperador no 10. Subscrevia-se a 3$000 
trimestrais, circulando aos sabados. 

O editorial de abertura, dizendo, a principio, que o titu-
lo do periodico refletia a sua doutrina, dispensando a indi-
cagao de um programa, ocupou toda a primeira pagina, para 
acabar na segunda. Frisou, a certa altura: "A Idea Liberal 
prop5e-se a pugnar pelo restabelecimento do sistema repre-
sentativo, que por confissao de muitos estadistas de diversos 
credos se acha completamente falseado, o que foi solene-
mente confirmado pela Coroa". Incluiam-se no programa, 
finalmente, treze pontos, devidamente discriminados e co-
mentados, que constituiam a meta do jornal. 

Outro longo artigo da redagao apontava "ao povo bra-
sileiro o papel vergonhoso que ele esta representando no 
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grande continente americano". Um terceiro fez o confron-
to dos dois reinados, para concluir que, no segundo, domina-
va a corrugao, so remediavel com uma revolucao. 

Na edigao seguinte, o "Programa" abria a primeira pa-
gina, posigao em que permaneceu durante toda a existencia 
do periodico. Estava assim concebido: 1 — Eleicao direta. 
2 — Ensino livre. 3 — Recrutamento por sorteio, sem dis-
tingao de classes. 4 — Policia eletiva. 5 — Supressao da 
Guarda Nacional. 6 — Criacao da forga policial municipal. 
7 — Presidencia de provincia eletiva. 8 — Descentralizacao 
administrativa e economica. 9 — O poder de julgar confe-
rido somente ao Juri, aos magistrados vitalicios e aos de elei-
gao popular. 10 — Responsabilidade dos ministros de Esta-
do por todos os atos do poder moderador. 11 — Incompati-
bilidade absoluta de todos os funcionarios piiblicos de no-
meagao e de empregados do Pago para os cargos de eleicao 
popular. 12 — Senado temporario. 13 — Os membros do 
corpo legislativo nao poderao ser nomeados para emprego 
algum remunerado sem autorizacao da respectiva Camara 
e nulidade do mandate . 

Na defesa dos seus pontes de vista, a folha bateu-se 
com O Conservador (1) e com a "coluna alugada" do Diario 
de Pernambuco, atacando os lideres conservadores, a frente 
o Conego Pinto de Campos. Divulgou manifesto de Urbano 
Sabino Pessoa de Melo; declaracao de Joao Coimbra, sobre 
a politica do Rio Formoso, e, noticiando o falecimento do ge
neral Abreu e Lima, opos formal condenagao a atitude do 
Clero (edigoes de 13/3/1869 e seguintes), que Ihe negou sepul-
tura em cemiterio catolico. 

Na edigao de 31 de julho, ano II, J . C. escreveu sobre o 
"Elemento servil", citando casos de libertagao de criangas, 
para ressaltar a "elevagao dos sentimentos liberals". 

Afora OS artigos redacionais, viam-se transcritos outros, 
sucessivamente, da imprensa do sul do pais, contanto que 
criticassem o governo imperial e a politica conservadora. 

(1) Sob o titulo "Suicidio", em quadro tarjado de uma coluna, 
abrindo o Noticiario, escreveu a Idea Liberal de 24/10/1868: "O Conserva
dor, orgao do partido dominante em Pernambuco, e o Dezeseis de Julho, 
que se dizia pertencer tambem a esse partido, deixaram de existir muito 
voluntariamente, apesar de terem ambos muitos recursos e muito boa 
aceita^ao. A terra Ihes seja leve". 
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Comentou, a 27 de novembro, no mesmo diapasao de nume-
rosos editorials anteriores: "Cada dia que se sucede neste 
imperio americano traz uma serie de fatos reveladores da 
corrucao e desmoralizacao social". Apos duas colunas de ca-
tilinaria, concluiu: " . . .a liberdade, moralidade e justiga nao 
existem na Monarquia brasileira". 

Manteve a Idea Liberal seu programa e seus principios, 
apoiando, sobretudo, o Partido Radical, organizado no mes 
de marco. Foi ultimo numero publicado o 50°, ano II, de 18 
de dezembro de 1869, formando-se o total de 68 edigoes, in
clusive 18 do ano anterior, em cujas colunas so raramente 
aparecia uma poesia civica de Antonio Rangel de Torres 
Bandeira, Belarmino Carvalho ou Joao Batista Guimaraes 
Bib. Pub. Est.). 

O DEMOCRATA PERNAMBUCANO — Periodico Politi
co, Religioso, Literario e Judicioso — Estreou a 23 de setem-
bro de 1868, formato de 22x15, com quatro paginas de duas 
colunas. Impresso na Tip. Imparcial Pernambucana, a rua 
de Horta no 14, vendia-se a 40 reis o exemplar. Propriedade 
e direcao de Joao Jose de Albuquerque. 

Surgiu "diante do ato tiranico de 16 de julho", ressal-
tando no artigo-programa: "O Democrata Pernambucano 
nada tem que ver com as diversas parcialidades politicas que 
ora se debatem entre nos. Nao comunga as ideias conser-
vadoras, genuinas ou historicas. Suas ideias sao republica-
nas, e t ratara de demonstrar com toda a evidencia que o uni-
co sistema de governo que melhor nos pode convir sao as 
instituicoes livres adotadas nos Estados Unidos da America". 

"O Democrata e filho do Povo; desse Povo proscrito pelo 
governo; desse Povo martir de sua boa fe e da ignorancia em 
que querem conserva-lo para deste modo corrompe-lo e tira-
n iza- lo . . . " 

Fazia parte do seu programa empregar todo esforgo para 
"acabar com a chaga da escravidao — esse monstro incom-
pativel com as ideias liberals", salientando: "Enquanto nao 
for abolido o elemento servil e nao tivermos um governo que 
promova o ensino livre e obrigatorio, nao atingira o Brasil 
a epoca gloriosa que Ihe reserva o futuro". 

Circulando ora uma, ora duas vezes por semana, pros-
seguiu a folha a sua catilinaria anti-monarquica, assim ar-
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rematando um editorial do n° 3: "O future, nao ha duvida 
nenhuma, e da Democracia, nao so no Brasil, como na Fran-
ga, como em todo o mundo". 

A par da materia redacional, inseria, de quando em 
quando, topicos do padre Antonio Vieira; Comunicados fir-
mados por J. S., O Gambarra e A. M.; recortes de outros 
jornais e versos satiricos, especialmente as cartas "do Conde 
de Farielo a Condessa do mesmo titulo", tendo tudo por base 
o repiidio a Monarquia e a defesa do povo, da Democracia e 
dos escravos. 

Prolongou-se a publicacao ate 23 de dezembro, quando 
saiu o no 17, ultimo do ano. 

Noticiando o aparecimento do primeiro niimero de 1869 
d'O Democrata Pernambucano, escreveu A Opiniao Nacional 
de 7 de fevereiro: "Promete o colega otimos services a nossa 
causa, tao infeliz no presente, mas rica de esperancas no fu
ture, talvez bem proximo". 

De ano II so fei possivel avistar o no 14, de 24 de abril, 
que estampou uma faixa, sob o cabegalho, com o pregrama 
do jornal, que incluia: Descentralizacao; Ensino livre; Feli
cia eletiva; Aboligae da Guarda Nacional; Senado tempora-
rie e eletive; Extincao do poder moderador; Separacao da 
judicatura da policia; Sufragio direte e generalizado, etc. 

O editorial, vielento, criticou os males do regime, au-
mentades per bispos "pretensioses", que precuravam "rea-
cender as fogueiras da inquisigao", afirmande que o gover-
no imperial procurava "a cerrugae e a subserviencia do po
vo". Outre artige, bem lengo, de W. W., condenou, usando 
termos asperos, a resolucao do Bispo diocesano que negara 
sepultura religiesa ae General Jose Inacio de Abreu e Lima. 
Cempleteu a edigao o poema "Hine da Cabocla", de Junquei-
ra Freire, tambem atribuide a Gregorio de Mates (Bib. Piib. 
Est.). 

A RAZAO — Em sua edigae de 28 de eutubro de 1868, 
acusou e Diario de Pernambuco o recebimento de primeiro 
numero do jornal em tela, do qual era redater Tobias Barreto 
de Meneses e que se prepunha a "tratar de ciencias e lite-
ra tura" . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 9 5 

O n° 1 d'A Razao foi publicado no dia 25, nao havendo 
noticia do prosseguimento. 

A REPUBLICA — Impresso na Tip. Republicana Fede-
rativa Universal, a rua da Imperatriz no 35, circulou pela 
primeira vez a 27 de novembro de 1868, formato de 22x16, 
com quatro paginas, trazendo abaixo do titulo o conceito: 
"Vos todos sois irmaos. O cargo e para servir, e nao para ser 
nele servido. Quem nao e por nos e contra nos" (Palavras 
de Jesus Cristo) . Prego do exemplar — 40 reis. 

Constou a edicao de apenas dois artigos: o primeiro de 
exaltacao a "Liberdade, que resulta do triunfo do povo, tri-
unfo alcangado contra os reis, despotas insolentes e senho-
res absolutos dos povosj escravos", acentuando o exaltado 
editorialista: "Hoje, neste triste Brasil, ja se compreende o 
que e liberdade, ja se pode mostrar que ela so pode existir 
no governo do povo pelo povo, que e o que se chama Repu-
blica". No outro artigo — "Os traidores" — o redator ata-
cou "os liberals", que so queriam escravizar o povo, servin-
do ao rei". 

O segundo niimero, segundo e ultimo, saiu a 6 de de-
zembro, acrescentando ao cabecalho mais algumas palavras 
de Jesus Cristo. Sua materia dividiu-se em tres artigos, todos 
condenando a atuagao dos "tres partidos realistas": os cor-
cundas (conservadores*; os liberals e os "ligueiros" (mistu-
ra de corcundas, tambem chamados vermelhos, e liberals) . 

O destemido orgao era redigido por Joao de Barros Fal-
cao de Albuquerque Maranhao (Bib. Pub. Est.). 

1869 

A UNIAO DEMOCRATICA — Periodico Religioso, Lite-
rario e Politico — Deu a lume a primeira edigao no dia 25 
de Janeiro de 1869, em formato de 31x22, com quatro pagi
nas de duas colunas a 18 cuJeros, sendo impresso na Tip. 
Republicana Federativa Universal, situada a rua do Impe-
rador n° 35. Assinava-se na Travessa da Palma n° 28, a 
3$000 por trimestre, pagos mediante a entrega do primeiro 
numero, custando 120 reis o exemplar. 
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Alem da faixa com o expediente, outra, abaixo do titulo, 
dava a seguinte profissao de fe: "A redagao desta folha pro-
fessa a doutrina de uniao democratica, em toda sua pleni
tude; propaga pela conclusao da escravldao e demals direl-
tos estorquidos do povo llvre, pela forma seguinte: a subs-
tituigao do trabalho servil pelo trabalho livre. Ser de esco
lha popular as presidencias e eleitas pelo povo; a responsa-
bilidade de todos os funcionarios piiblicos pelos tribunals 
competentes; a magistratura ser da escolha do povo e nao do 
governo. Nao poderem os representantes receber condeco-
ragoes, nem titulos; a incompatibilidade de serem eleitos os 
funcionarios piiblicos; uma vez eleitos nao poderem optar 
pelo emprego e cargo de representagao nacional; aboligao 
do Conde de Lipes do Exercito". 

Em longos artigos, o jornal defendia os direitos do povo 
e a implantagao da repiiblica, clamando contra o "cinismo" 
e a "hipocrisia dos tiranos". "O governo republicano — fri-
sou — e a mais sublime, e a mais litil descoberta do espiri-
to humano de acordo com a Natureza". Sobre a liberdade, 
dizia: " . . .e um atributo fisico inerente a organizacao do ho-
mem". Num dos topicos do primeiro niimero, o redator ape-
lou para que Pernambuco acordasse, olhando para os feitos 
da provincia do Maranhao, que, de uma so vez, dera liberda
de a noventa escravos. 

Embora divulgasse que sairia duas vezes por semana, 
nao o fez, porque o quinto niimero foi datado de 5 de abril, 
sendo provavelmente o ultimo, no qual um dos artigos ape-
lava por uma Constituinte, e outro, longo, com diversas cita-
goes biblicas, condenava o ato episcopal que proibira fosse 
sepultado no cemiterio publico o corpo do General Abreu e 
Lima (Bib. Pub. Est.). 

IRIS LITTERARIO — Impresso na Tipografia Comercial, 
a rua Estreita do Rosario no 12, formato de 25x18, comegou a 
circular — n° 1, serie I — a 18 de fevereiro de 1869, como 
semanario das quintas-feiras, assinando-se a razao de 3S000 
por serie de 12 niimeros. 

Visava o periodico ao cultivo da verdade e das letras, 
consoante o artigo de apresentacao, acentuando: "O Iris Lit-
terario deseja alargar mais o nosso circulo literario, que tao 
amesquinhado vai entre nos, no que respeita a trabalhos des
ta ordem, atenta a revoltante ogerisa que os homens dos al-
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garismos e dos calculos mercantis votam a tudo que cheira 
a l i teratura". 

A folha, cuja primeira edigao apareceu em papel de cor, 
inseriu materia em prosa e verso, so assinada com iniciais, 
como por exemplo: A. C. d' A., M. R. e C. B. Alem da parte 
literaria, quase uma pagina foi dedicada a charadas, enig
ma, logogrifo e pensamentos. 

Nao restam exemplares dos ns . 2 a 23. 

O no 24, serie II, datado de 29 de julho, ultima edicao 
publicada, trouxe energico editorial sobre a "infernal politica 
do Brasil", onde imperavam "a mentira, a fraude, a dobrez, 
a ambigao", em detrimento das necessidades do povo sem-
pre sofredor, vitima de impostos exorbitantes. A parte lite
raria mantinha o regime de assinaturas. com iniciais, como 
V. B., M. R., C. B., L. e C. (Bib. Pub. Est.). 

A PRIMA VERA — Periodico de Literatura e Recreio — 
"O no 1 e unico (?) saiu a 10 de abril. Rarissimo" ("Anais"). 

Em sua edigao de 15 de junho, O Vesuvio deu noticia de 
haver circulado o n^ 5 d'A Primavera. 

A LUCTA — Revista Cientifica e Literaria — Publicou-
-se o n° 1 em maio de 1869, impresso na oficina do Correio 
Pernambucano. Redacao a cargo de Anfiloquio B. Freire de 
Carvalho, Domingos Rodrigues Guimaraes, Anibal Fer-
nandes da Cunha e Joao Batista Guimaraes. 

A informacao acima, acrescentou A Opiniao Nacional. 
de 14 de maio: "E um belo atestado do aproveitamento dos 
alunos da Faculdade de Direito". 

O VESUVIO — Jornal Cientifico, Literario e Noticioso 
— Apareceu a 15 de maio de 1869, formato de 31x22, com 
quatro paginas de tres colunas. Sob o titulo, a frase de Gui-
sot: "Tous les gouvernements se son perdu par I'oubli du 
peuple". Impressao da Tip. Mercantil, de C. E. Muhlert & 
Cia. Aceitava "qualquer artigo devidamente responsabiliza-
do". Redacao a cargo de Antonio Drumond Filho e outros 
dcademicos. 

Na "Introdugao", aludiu o editorialista a facilidade com 
que se multiplicavam os periodicos no Recife; a "vulcaniza-
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cao da inteligencia juvenil, que irrompe, de todas as partes, 
impetuosa e audaz", tudo revelando "a suprema vitalidade" 
que circulava "nas veias do seculo". Depois de outras consi-
deracoes acerca do valor do espirito, da vida humana, ativa 
e social, concluiu: 

" . . .nos vimos juntar aos murmurios do imenso arvore-
do o sussurro de nossas almas que tambem se agitam; reu-
nir-nos aos que combatem pela causa da justica para forcar 
as questoes e os misterios a se tornarem verdades ou se con-
fessarem mentiras. Pouco importa que as nossas ideias, 
como ordinariamente acontece, morram antes mesmo de flo-
rescer e frutificar; cabe-nos sempre a honra de as termos 
semeado". 

Ao pe da primeira pagina comecou um folhetim litera-
rio, assinado por Andre del Sarto, o qual, apesar de longo, 
ocupando o rodape das quatro paginas, deve ter atraido os 
leitores da epoca, por tratar-se de notas ligeiras, variando 
OS assuntos, do serio ao trivial, do conceito filosofico a noti-
cia local. 

Um comentario aplaudiu o Gabinete Ministerial; outro 
focalizou a "religiao nas sociedades modernas", reportando-
-se o ultimo a monotonia da vida cotidiana. Poesia de To
bias Barreto de Meneses e breve noticiario encerraram a edi-
gao. 

O no 3, de 15 de junho, divulgou substancioso editorial 
sobre "o doloroso quadro dos nossos males" e os fatos que 
apontavam "um falso e nevoento rumo a politica do Brasil". 
Ainda o folhetim, que se intitulava "Zig-zags"; colaboracao 
do poeta Tobias Barreto e do prosador Jose Leandro Martins 
Soares; noticiario, etc. (Bib. Pub. Est.). 

A publicagao prosseguiu ("Anais") ate o no 10, de 15 
de outubro. 

A CONSCIENCIA LIVRE — Apareceu a 1° de julho de 
1869, formato de 25x18, com oito paginas a duas colunas de 
14 ciceros, sendo impresso na oficina do Jornal do Recife, a 
rua do Imperador n° 77. Dizia o expediente: "Publica-se nos 
dias 15 e 30 de cada mes e assina-se a 5S000 por ano, pagos 
adiantados". Redator principal — Franklin Tavora. 
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Seu programa achava-se consubstanciado no topico a 
seguir, do artigo de abertura: "O estudo desapaixonado de 
todas as questoes que entendem principalmente com a liber-
dade religiosa, sob o ponto de vista puro e simples da razao 
humana esclarecida pela historia; dar satisfacao as aspira-
goes do pensamento livre, abrindo-lhe em suas colunas espa-
co aos seus justos reclanios, as suas manifestagoes no cam-
po da discussao francamente liberal; pregar a santa cruzada 
do progresso humano em todos os ramos dos desenvolvimen-
tos do espirito; juntar, enfim, o seu brado de alerta ao de 
todos OS orgaos liberals do pais", "ameagados pela feroz pro
paganda de uma intolerancia ao mesmo tempo anti-social 
e anti-religiosa, pela onda negra do jesuitismo", "que nos 
assoberba e procura impor-nos com todo o seu cortejo lugu-
bre de ameacas — nao mais disfarcadas e latentes, porem 
Claras — a todos os direitos socials e ate politicos, a todas as 
conquistas da liberdade na sociedade, em nome de uma pre-
potencia religiosa que nao deixa quase respirar a conscien
cia dissidente". 

Seguiu-se a publicacao com regularidade, abordando te-
mas como: "A razao e o Cristianismo", "Liberalismo cleri
cal", "Clero e povo", "Estudo sobre as crengas religiosas: Bu-
dismo, Bramanismo, Islamismo, Ateismo, Cristianismo", "O 
futuro Concilio", "Sobrenaturalismo e Ciencia", "Roma, os je-
suitas, OS papas, o index, etc". Cada edigao terminava com 
a cronica "Espirito da quinzena". Um artigo da sra. J . L., 
no no 3, criticou a pouca reflexao das autoridades catolicas 
que negaram sepultura ao general Abreu e Lima. 

O no 8 divulgou um topico da Carta Pastoral de 14 de 
setembro, do Bispo Francisco Cardoso Aires, que proibia, 
"como de um modo solene e o mais energico e absoluto", "a 
leitura, circulagao e retengao, em todo ou em parte, de um 
periodico intitulado A Consciencia Livre", porque ensinava 
"o livre exame da materia de fe crista com a mera luz da ra
zao, excluindo assim a Igreja, que e a mestra unica da ver-
dade revelada". (Esse topico foi repetido, a guisa de mofina, 
em cada edigao, ate o fim). 

Encerrando o ano, o no 12/13 apresentou um artigo de 
mais de seis paginas, em tipo miudo, no qual a redagao con-
testava o jornal O Catholico, a proposito de textos biblicos. 

O periodico teve a colaboragao de A. C , Syneidesis 
Lampra, S. J . e E. Pelletan, mas a grande maioria dos arti-
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gos eram redacionais. Os de Franklin Tavora, um dos quais, 
"A razao e o Cristianismo", chegou a ocupar uma edigao de 
dez paginas, em tipo 7 batido, apresentavam sua assinatura 
manuscrita, aposta, naturalmente, ao ver enviada a coleQao 
para a Biblioteca Nacional. 

O ultimo numero d'A Consciencia Livre foi o 18/19, da-
tado de 10/20 de fevereiro de 1870. Era comum reunirem-se 
dois e ate tres numeros num so, sem prejudicar as datas 
certas. Findou circulando trimensalmente (Bib. Nac. e Bib. 
Piib. Est.) (1). 

A CARETA — Fundada a 20 de julho de 1869, apresen-
tou-se em formato de 28x22, com oito paginas, metade das 
quais em litogravura, trabalho de Melo & Wiegandt (depois 
Melo Lins), ao passo que a parte tipografica estava a cargo 
da oficina do Correio do Recife. Redacao a rua da Cadeia 
(atual Avenida Marques de Olinda) n° 90, 1° andar. Assina-
va-se a 4S000 trimestrais. Numero avulso — 500 reis. 

orgao de satiras e humorismo, lia-se no seu no 3: " . . . 
ainda estamos bem pobres de espirito. .. O espirito e mer-
cadoria que nao abunda em nossa terra; temos ainda neces-
sidade de importa-la. Entretanto, andamos em diligencia 
de fazer boa provisao dela". 

Desde o cabecalho, inseriu apreciaveis charges de cri-
tica aos costumes da epoca. Teve a colaboracao de Faliere, 
Aly, O Paraiso, Marino, que assinava o folhetim, tipo cronica 
mundana, ocupando quatro rodapes, etc., seguido por Ha
rold ou Max Stum, em versos. Na secao "Correspondencia" 
eram estudadas severamente as producoes recebidas para pu-
blicacao. Nao deixou de focalizar temas politicos, dentro do 
principio de neutralidade. Ocorriam versos humoristicos, in
clusive de Miguel Fontoura, Juan de Marana, O Bandurra 
e O Mamarrote. 

Circulando com regularidade, de dez em dez dias, o ulti
mo numero do ano foi o 16° de 20 de dezembro, quando uma 
nota redacional se despedia dos leitores, para "passar a fes-
ta" em descanso. Em numeragao seguida, para efeito de en-
cadernacao, houve ate ai um total de 128 paginas. 

(1) Existem, apenas, na Biblioteca Publica do Estado, comprovantes 
esparsos. 
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Pelo menos duas edicoes foram publicadas em 1870, sen-
do o n° 18 datado de 20 de Janeiro, mantido o ritmo satirico-
humorlstico (1) (Bib. Piib. Est. e Bib. do Inst. Arq.) (2) . 

A VOZ DO BRASIL — Em sua edicao de 21 de agosto 
de 1869, A Opiniao Nacional acusou o recebimento do primei-
ro numero do congenere, adiantando, sem mais pormenores: 
" . . . q u e substitui A Ordem nos combates da imprensa". 

A folha mencionada, cuja existencia deve ter sido bem 
curta, nao foi redigida — como consta dos "Anais" — por 
Inacio Bento de Loiola, jornalista falecido dois anos antes, 
precisamente no dia 26 de agosto de 1867, o qual dirigiu ou-
t ra A Voz do Brasil: a de 1848. 

O CATHOLICO (1 A) — Comecou a circular no dia 10 de 
outubro de 1869, sob os auspicios do bispo Francisco Car
doso Aires, sendo principal redator o conselheiro Pedro Au-
t ran da Mata e Albuquerque, "linico responsavel por todos 
OS artigos nele publicados". Impresso na Tip. Comercial, a 
rua Estreita do Rosario no 12, formato de 37x27, com quatro 
paginas de tres colunas, publicar-se-ia no primeiro e no ter-
ceiro domingo de cada mes, ao prego de 5^000 anuais . 

Consoante o artigo-programa, sua materia dividia-se em 
quatro partes: Religiosa, Apologetica, Noticiosa e de Varie-
dades. "Nao defendera — acentuou — os interesses de ne-
nhum partido politico; o seu unico fim e pugnar pela reli-
giao e pela Igreja, e por isso atacara o erro, venha donde 
vier". 

Logo n a primeira edigao, fez "breves reparos" (na Par
te Apologetica), "sobre algumas transcricoes do Jornal do 
Recife", o que Ihe ocupou uma pagina inteira, concluindo 
que "uma folha catolica", como a mencionada, jamais devia 
"concorrer para a propagacao de doutrinas subversivas da 

(1) Alfredo de Carvalho nao fez r e fe renda a continuacao d'A Careta 
em 1870. 

(2) Na Biblioteca Publica do Estado so existem dois exemplares es-
parsos: os ns . 3 e 18. Na do Insti tuto Arqueologico encontram-se os ns . 
10 a 16. 

(1 A) Num lamentavel engano, Gondin da Fonseca, na sua "Biografia 
do Jornal ismo Carioca" (pag. 341), incluiu O Catholico como tendo sido 
publicando no Rio de Janeiro, a tual Estado da Guanabara . 
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fe catolica, como sao as que atacam a canonizagao dos san-
tos". 

No segundo numero lia-se, abrindo a primeira pagina, 
uma Circular da Residencia Episcopal da Soledade, com o 
seguinte apelo: " . . . recomendamos aos reverendos parocos 
desta Diocese que assinem O Catholico e por si promovam 
assinaturas". 

O periodico, que enfrentara, em acesa polemica, os re-
datores da Consciencia Livre, encerrou o ano com o n° 6, de 
19 de dezembro, seguido de um Suplemento, no dia 24, nele 
divulgado, apenas, um artigo sobre o nascimento de Cristo, 
em folha simples, de cor, so impressa no anverso. 

Reencetou-se a publicagao — no 7, ano II — no dia 9 
de Janeiro de 1870, continuando a doutrinar e polemizar. A 
partir do no 13 encimou o cabegalho o emblema das insig-
nias papais, juntando-se-lhe a divisa: "Portae inferi non 
praevalebunt". O no 14, de 17 de abril, saiu em folha sim
ples, so impressa no anverso, com artigo unico, solenizando 
a Ressurreigao. Outra divisa foi, pouco depois, acrescentada 
ao ;cabegalho: "Sub tuuin praesidiumi confugimus, virgo 
immaculata", na linha onde figurava, sob o titulo, o nome 
do Bispo Cardoso Aires. 

Bateu-se ainda, O Catholico, em defesa dos seus princi-
pios, com o Jornal do Recife e com O Americano, este redi-
gido por Tobias Barreto, vindo a terminar seu primeiro ano 
de existencia com o no 24, de 8 de outubro. Encetou nova nu-
meragao a 6 de novembro, abrindo a edigao extensa Circu
lar do Vigario Capitular^ Joao Crisostomo de Paiva Torres, 
recomendando a aquisigao de assinaturas para a conserva-
gao do Jornal . Apos o no 2, passou a ser impresso na Tip. 
Catolica, situada a rua do Hospicio n° 32, circulando nos dias 
10 20 e 30 de cada mes. Seis edigoes sairam ate 30 de de
zembro, prosseguindo regularmente a circulagao — ano III, 
no 7 — a 10 de Janeiro de 1871, quando melhorou a parte 
noticiosa, vindo a publicar-se o no 36 a 30 de outubro. 

So comegou o ano IV, no 1, a 14 de dezembro e ja o no 
3 se editava a 10 de Janeiro de 1872. Nesse mes foi o redator 
responsavel substituido pelo professor Jose Soriano de Sou-
sa, "assas conhecido na repiiblica das letras e principalmen-
te pela sua dedicagao ao Catolicismo". 
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No segundo trimestre do ano, entrou O Catholico a con-
denar a Magonaria em Pernambuco, que se levantara contra 
o jesuitismo pelas colunas do Jornal do Recife e do periodico 
A Verdade (redigido por Franklin Tavora), ao qual chama-
va "A Mentira". 

Publicado, porem, o n° 24, de 30 de julho de 1872, en-
cerrava-se a vida do orgao, para dar lugar ao aparecimento 
d'A Uniao, com o mesmo programa de defensor da religiao 
Catolica, Apostolica, Romana (Bib. Piib. Est.). 

O CHARADISTA — Tendo o primeiro niimero circula-
do no dia 15, existe comprovante do no 2, datado de 22 de 
novembro de 1869, com quatro paginas de pequeno forma-
to, impresso na Tip. Economica, a rua da Matriz n^ 28. 
Apresentou o titulo em meia circunferencia, ostentando a 
figura de Edipo e, abaixo, o sub-titulo "Miscelanea". Des-
tinava-se a sair as segundas-feiras, custando 80 reis o exem
plar. 

Sua materia constituiu-se de "Logogrifos", em versos; 
"Variedades", de anedotas, e a segunda insergao das "Via-
gens de Gulliver", a continuarem na edigao subsequente; 
mas faltam noticias do prosseguimento da vida do jornal 
(Bib. Piib. Est.). 

A MADRESILVA — Folha Literaria, Especialmente De-
dicada as Senhoras — Saiu a lume a 1° de outubro de 1869, 
formato de 32x23, com oito paginas a tres colunas de com-
posigao, "sob os auspicios do Ilm^. Sr. Dr. Aprigio Justinia-
no da Silva Guimaraes", conforme constava do cabegalho, 
seguindo-se-lhe o conceito de Silveira Martins: "A literatu-
ra e a expressao mais fiel da vida de um povo". Impressao 
da Tip. Mercantil, de C. E. Muhlert & Cia., instalada a rua 
do Torres n° 10. Tabela de assinaturas: trimestre — 2S000; 
mes — ISOOO; para fora 2S500 e 1S200, respectivamente. Nii
mero avulso — 500 reis. Subscrevia-se na Livraria Acade-
mica, a rua do Imperador no 79, e na rua Direita no 79, 2° 
andar . 

Abriu a edigao de estreia uma "Carta aos Redatores", 
assinada pelo patrocinador, que Ihes desejou fizessem do pe
queno orgao "um labaro de regeneragao da literatura", "um 
cofre de finissimas joias", "uma flor digna do jardim per-
nambucano". Passou-se a "Introdugao", d'Os Redatores, fa-
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zendo a apresenta^ao d'A Madresilva "as senhoras pernam-
bucanas". 

Publicagao quinzenal, sua materia dividia-se assim: "Fo-
Ihetim", "Literatura", "Galeria", "Religiao", e Boletim, es-
te de notlcias e variedades, sendo colaboradores: Ixion, C. 
H. de Santa Helena Magno, J . V. Meira de Vasconcelos, Ma
ria Heraclia de Azevedo, Misael da S. Amaral, Vertumno, 
Ana J. de Morals, F . Lima, Juana Tlburtlna da Silva Llns, 
Honorato Junior, Bionodeto e F . J. M. 

Apos o no 3, de 1° de novembro, ha um hiato nas cole-
goes manuseadas, para contlnuar no no 5, datado de 30 de 
margo de 1870, salndo o no 6 a 15 de maio e o no 7 no dia 
15 de julho, ultimo publicado, sendo os tres impresses na Ti-
pografla d'A Opinjao, a rua do Imperador no 27. Manteve a 
mesma turma de colaboradores, acrescidos os nomes de F . 
V. Monteiro e Maria B. S. Camara (Bib. do Inst. Arq. e 
Bib. Nac. (1) . 

1870 

CRENQA — Periodico Literario — O no 4, ano I, circu-
lou a 30 de maio de 1870, em formato medio, com quatro pa-
ginas a quatro colunas de 12 ciceros, impresso na oficina 
do Correio Pernambucano, a rua do Imperador. 

O editorial de abertura focalizou o sangue de Cristo e o 
dos escravos, frisando, a par de outros conceitos: " . . . o ca-
tivo sera a ultima nodoa negra dellda no ceu da civlllzagao". 
Colaboraram, em prosa ou verso: Silvio Vasconcelos da Sll-
veira Ramos, redator principal (que algum tempo depols pas-
saria a assinar-se Silvio Romero), Justinlano de Melo e Sil
va, Jose Dantas da Sllveira e Tobias Barreto de Meneses, cujo 
artigo continuarla na edigao seguinte (Bib. Pub. Est.). 

Nao foi possivel encontrar os anterlores niimeros do pe
riodico academlco, do qual foi um dos redatores Celso Ma-
galhaes. 

Em artigos publlcados na Crenga, entre abril e maio, Sil
vio Romero (com a asslnatura anterior) "atacou o sentimen-
talismo exagerado e o indianismo decrepito dos "Arpejos 

(1) O n° 7 e exclusive da colegao da Biblioteca Nacional. Na Biblio-
teca Publica do Estado existe um unico exemplar, na secao de avulsos. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 305 

Poeticos" de Santa Helena Magno", "o lirismo subjetivista e o 
humorismo pretensioso das "Falenas" de Machado de Assis, 
e a defesa que das velhas ideias fizera Quintiliano da Silva" 
(1) . 

O ultimo dos referidos trabalhos foi justamente o do no 
4, possivelmente terminada com ele a existencia da Crenga. 

O AMERICANO — Semanario Politico e de Literatura 
— Entrou em circulagao a 1° de maio de 1870, tendo como 
redatores e proprietarios Franklin Tavora e Minervino A. 
de Sousa Leao. Impresso na Tip. Mercantil, de C. E. Muh-
lert & Cia., situada a rua do Torres n° 10, apresentou-se no 
formato de 37x25, com quatro paginas a tres colunas de 16 
ciceros, tendo escritorio a rua Estreita do Rosario no 22, 1° 
andar . Prego da assinatura mensal — 1$000, mediante pa-
gamento adiantado. 

Longa "Introdugao" (duas colunas em tipo corpo 7, ba-
tido), deplorou, a principio, a "conduta desatada" da im
prensa local; sua atuagao em face da politica e "o grosseiro 
manjar dos doestos e odios positivos", declarando que che-
gara a vez de fazer o leitor "enjoar e repelir o alimento indi-
gesto, para deleitar-se com a suculenta e substancial igua-
ria dos principios". 

O fim da guerra do Paraguay auspiciava uma "era de 
engrandecimento" para o pais, nela se compreendendo, in-
disputavelmente, "a regeneragao da imprensa, destinada a 
formar os costumes publicos e privados". 

Noutra ordem de consideragSes, acentuou: "Sentado a 
beira da suntuosa mesa, o Brasil, tal qual se acha, tacitur-
no e palido, destoa do geral concerto dessas fisionomias ri-
sonhas, expansivas, abertas aos largos ares e as copiosas lu-
zes americanas. Se houver a imprudencia de ai erguer-se um 
brinde a liberdade de consciencia, o Brasil o nao podera acom-
panhar, porque mantem em si a escravidao religiosa; se um 
brinde a liberdade natural ou civil, o nao podera satisfazer, 
porque tem o escravo; se um brinde a liberdade politica, o 
nao podera satisfazer, porque nao tem o cidadao. E eis ai 
tres grandes liberdades fundamentals dos paises livremente 

(1) "Historia da Literatura Brasileira" — Tomo IV, IV edigao, Livra-
ria Jose Olimpio Editora, Rio 1949. 
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organizados faltando ao Brasil, com todos os seus consequen-
tes corolarios". 

Encareceu a necessidade de uma nova ordem de coisas, 
aduzindo: "O Americano propoe-se a discutir e a desenvol-
ver a grande polltica, extreme de feigao local, acima de todo 
inter esse de pessoa". 

A partir do n° 6, o nome de Franklin Tavora foi substi-
tuido, no cabegalho, pelo de Tobias Barreto de Meneses, que 
ja vinha ocupando a Parte Literaria com a serie de artigos 
"A religiao perante a psicologia". 

Iniciara-se o importante semanario com a segao "Poli-
tica geral", tendo como sub-titulo "Boletim da Semana", se-
guido de "Artigos diversos", "Politica provincial" e, ainda, 
na "Parte literaria", o romance original "Uma alma de mu-
Iher", por Guiomar Torrezao, cuja publicagao se estendeu 
ate o ano seguinte. No terceiro niimero comegara o texto 
da Constituigao dos Estados Unidos da America do Norte (a 
que se seguiu a do Estado de Nova York), assim como os ar
tigos sob o titulo "Ideias Americanas", assinados com o pseu-
donimo Jefferson, os quais se prolongaram, quase ininter-
ruptamente, ate o n" XXXV, edigao de 16/4/1871. F. Grac-
cho assinava o folhetim "Mosaico". 

O "Movimento da Imprensa", de comentarios e trans-
crigoes, foi tambem uma segao constante. A Parte Litera
ria acolheu um "Discurso pronunciado por Emilio CasteLar, 
em defesa da aboligao imediata da escravidao", continuado 
em sucessivas edigoes. No n^ 14, de 31 de julho (1870), apa-
recia "A resenha", fechando a ultima pagina, assinada por 
O. e constituida de "um apanhado dos fatos ocorridos duran
te a semana", segao que se manteve enquanto viveu o jornal, 
no fim assinada por Au Revoir, 

O Americano condenou, na linguagem eloquente dos 
seus editorials, os partidos que entao se batiam pelo poder 
— o Liberal e o Conservador, ambos "incapazes de realizar 
qualquer melhoramento" (edigao de 14 de agosto) e, em ge
ral, as instituigoes do poder moderador, saudando, depois, 
a "ideia republicana" (edigao de 20 de novembro) . 

A serie de artigos "Notas e estudos sobre a critica reli-
giosa", de Tobias Barreto, suscitou ardua polemica com o 
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semanario O Catholico, ao qual o refutado comegou a res-
ponder na edigao de 4 de setembro, sob o mesmo tltulo do 
contendor: "Cronica dos disparates", debate que se prolon-
gou por alguns meses, desferindo o redator d'O Americano 
as armas da logica e do ridiculo mais tremendo. 

Foram outros colaboradores, em carater esporadico: Sil
vio V. Silveira Ramos (Silvio Romero), que criticou a poesia 
das "Espumas Flutuantes", de Castro Alves; Misael Amaral, 
Vitoriano Palhares, Maria Amalia, Vieira da Silva, Lucio de 
Mendonga, Carneiro Vilela, etc. A partir de 6 de novembro, 
passou a ser impresso na Tip. do Comercio, a rua Camboa 
do Carmo n° 28. 

Encerrando o ano com o no 33, de 11 de dezembro, pois 
pretendia "passar a festa no campo, a fim de, com mais ro-
busteza, encetar sua carreira em o ano vindouro", O Ameri
cano so reapareceu — n^ 1, ano II — no dia 5 de fevereiro 
de 1871. Demorara as ferias para "melhor organizar a sua 
parte financeira" (1) . 

Por haver-se ausentado da cidade. deixou, nessa ocasiao, 
as fungoes de redator-proprietario o filosofo Tobias Barreto, 
que passou a enviar (da cidade da Escada) artigos assina-
dos. Enquanto isto, comegava a colaboragao de Aprigio Jus-
tiniano da Silva Guimaraes e de Truth (pseudonimo de An
tonio de Siqueira Carneiro da Cunha ) . Apareceram, mais 
adiante, Joao Antonio de Barros Junior, Orion, dr . Carneiro 
Antunes, A. e Silva, Jose Pinto, Castro Rebelo Junior, Ma
nuel Antonio de Almeida, etc . 

Sem modificagoes no seu programa de politica supe
rior, defendendo principios saos e moralizadores, continuou 
a existencia d'O Americano ate o no 39 — ano II — de 29 
de outubro, unico de seis paginas, num total de 158, nume-
radas seguidamente. Dizia uma nota de despedida tratar-se 
da ultima edigao do ano. Precisava de descansar e cuidar dos 

(1) Desde algum tempo antes, vinha a empresa d'O Americano a t ra-
vessando dificuldades, em vi r tude da eterna inconstancia dos assinantes, 
sempre esquecidos de haver-se com os encarregados da par te economica. 
Foi assim que o senhor de engenho Antonio dos Santos Pontua l ofereceu, 
em agosto de 1870, a quantia de 150$000 a diregao do jornal , para ajudar-
Ihe as despesas (pagamento em tres prestacoes), com o que desejava "con-
correr para a l ibertacao de sua pa t r ia" . 
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meios de prosseguir em 1872, pois t inham sido muitas as di-
ficuldades vencidas, esperando o apoio sincero dos democra-
t a s . Ofereceria, durante a interrupgao, "uma publicagao 
avulsa". 

Nao conseguiu voltar a tona (Bib. Pub. Est.) . 

OUTEIRO DEMOCRATICO — Surgiu no dia 8 de maio 
de 1870, formato de 32x22, com quatro paginas de tres colu-
nas a 12 ciceros. Sob o titulo trazia, de um lado, a divisa 
"Malo periculosam libertatem, quam quietam servitutem" 
e, do outro, a respectiva traduQao: "Antes os espinhos da li-
berdade do que as flores da escravidao". Impresso na Tip. 
d'O Liberal, a rua do Imperador no 48, apresentava como 
editor Hermilo Jose de Alcantara. Assinatura trimestral — 
3$000; folha avulsa — S240. Publicacao aos domingos. 

Fundado por "um nucleo de mogos", consoante o artigo-
-programa, davam eles "o primeiro passo de uma empresa 
de regeneragao publica". Foram levados a aparecer na im-
prensa por uma violencia policial. Realizando, nas noites 
de 25 e 26 de abril, uma reuniao academica denominada "Ou-
teiro Democratico", na rua da Imperatriz, foram ali "covar-
demente flagelados por caudilhos e caudatarios" do governo. 
Tinham sido "igualmente martirizados homens do povo, res-
peitaveis cidadaos, por cometerem o inaudito crime de ou-
vir e aplaudir as lucidas verdades proferidas pela juventu-
de" . Dai, a ideia de "auxiliar a t r ibuna vocal pela iivre im-
prensa" (1), t r ibuna "cuja voz nao se circunscreve a um es-
paQO limitado, mas transpoe mares e continentes, repercu-
tindo com a verdade atraves do infinito". 

(1) Segundo os "Anais", de Alfredo de Carvalho, o Outeiro Demo
cratico "era redigido por Jose Baltazar Ferreira Faco". 

Nao foi somente Faco o redator. Escreveu Carneiro Vilela, no folhetim 
"Cartas sem arte", de 12 de agosto de 1888, no Diario de Pernambuco, ter 
sido ele proprio um dos membros do grupo que se reunia no meio da rua, 
esquina da rua da Imperatriz com o cais do Capibaribe. Discursavam — 
acentuou — trepados numa cadeira, pregando "a liberdade dos escravos". 
Ate que, certa noite, a policia os dispersou "a pau e a rifle", enquanto 
eles se defendiam armados com tacos de biUiar. Eram guiados, nessas ter-
tulias civicas, por Jovino Carneiro, Xilderico, etc. "Do choque eletrico 
dessas nuvens, uma carregada de lampejos de rifles e de silvos de cipo-pau; 
e outra coruscante de cintilagoes de ideias e de rugidos de eloquencia 
academica, brotou uma faisca; um relampago: o jornal." Acrescentou que 
foi Jovino Carneiro quem entrou "com todo o cobre para as despesas do 
orgao da revolugao". Mas, "enquanto fazia as despesas, arrecadava os pro-
ventos". E concluiu: "Nos. . . escreviamos de graga, por amor a id^ia". 
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Apos outros editorials de condenagao a atitude do chefe 
de policia e de repudio a politica da epoca, fosse conserva-
dora, fosse liberal, fechou a edigao a seguinte nota: 

"Ao publico — O Outeiro Democratico vai continuar suas 
segoes na praga piiblica (2), as quais serao sempre soleniza-
das com alforria de um escravinho. E, para que, com mais 
facilidade, possa conseguir o seu desideratum, o Outeiro De
mocratico indistintamente pede, para fim tao humanitario, 
o obolo de todos. 

"Vao ser nomeadas comissoes para todas as freguesias, 
as quais se encarregarao de, em nome da caridade, solicitar 
de todos uma esmolinha para a redengao dos cativos. Acei-
ta-se tudo que se quiser dar, ate mesmo um vintem ou dez 
reis do pobre e do cativo; e serao publicados os nomes de 
todos que subscreverem, com as respectivas importancias. 
Quem tiver criancas e quiser vende-las para serem liberta-
das, queira apresentar sua proposta a rua da Imperatriz no 
8, 30 andar" . 

Bateu-se o bem redigido periodico, em extensos artigos, 
pela extincao da escravatura e por uma reforma das insti-
tuicoes vigorantes, frisando (edicao de 22 de maio): "Dois 
milhoes de brasileiros gemem nos ferros do cativeiro, e su-
Dlicam a liberdade que Ihes negam". E mais: " . . .0 imperia-
lismo e so quem governa. Todos os poderes socials agrilhoa-
dos ao poste de um execrando poder moderador, que tudo 
alcanga, avassala e destroi". 

A partir do no 5, mudou de tipografia, passando a ser 
impresso na do Correio do Recife, a rua do Imperador no 
79, 1° andar . Tendo comegado com um folhetim literario, em 
rodape, assinado por Andre Vesale, substituira-o, no n° 3, 
pelo "O Imperio das Patacoadas" (cronica dos seculos das 
lumlnarias), com a assinatura Um mogo fidalgo da Casa Im
perial. Mais tarde voltaria Vesale, terminando com folhe-
tins de T. Graccho. 

Ao completar o primeiro trimestre, escreveu o redator 
que, nos doze numeros ja publicados, nao ocorrera nenhuma 

(2) Nada obstante, o periodico nao deu noticla da realizacao de ne
nhuma outra reuniao das cogitadas. 
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"reticencia", nenhuma "palavra de contemporizagao ou de 
transigencia" com a ordem de coisas vigente. Mas, como 
ainda pairavam duvidas quanto aos seus objetivos, seria mais 
claro: "O que o Outeiro Democratico pretende, o fim que ele 
tem em vista, na imprensa, e propagar as id6ias republica-
nas no Brasil". 

Continuou no mesmo diapasao, defendendo, inclusive, 
a liberdade religiosa e combatendo o jesuitismo. Raros eram 
OS artigos assinados, destacando-se os de Max, Tupi, A. Mo-
lel, Vergniaud e Barbaroux, este o autor do folhetim. Foi 
possivel constatar haver sido Oliveira Sobrinho um dos re-
datores. 

Terminou o ano o n° 30, de 18 de dezembro, para reapa-
recer — ano II, no 1 — a 5 de fevereiro de 1871, e desapa-
recer com o n" 4, do dia 26 (3), tendo como materia princi
pal um artigo da redacao contra o poder moderador e outro 
de Santerre, a prol da libertagao dos escravos, segundo o qual 
nao estaria longe "o dia de sacudir o jugo do tirano Pedro de 
Alcantara" (Bib. Pub. Est.). 

MINERVA — Revista Literaria Quinzenal da Sociedade 
Minerva Pernambucana — Aparecida a 15 de maio, so exis-
te comprovante do no 3, de 2 de junho de 1870. Oito paginas 
em formato de 31x23, sendo a impressao a cargo da Tipogra-
fia Mercantil, situada na rua do Torres no 10. Redatores — 
Antonio de Sousa Bandeira, Agostinho Nogueira Penido e 
Antonio Alfredo da Gama e Melo, todos academicos de Di-
reito. Assinatura mensal — 1$000. 

A edigao inseriu a tese "Influencia do Cristianismo", de 
Pereira Franco, a continuar em edigao posterior; atas das 
sessoes da Minerva Pernambucana e produQoes, em prosa 
ou verso, de Antonio Bandeira, G. M., Junius, Jose Pinto 
e F. (Bib. Pub. Est.). 

O MUSEU SOCIAL — 1870 — Constou do catalogo de 
jornais vendidos a Biblioteca Provincial pelo colecionador 
Caitano Pinto de Veras, cuja relagao foi, na oportunidade. 

(3) Alfredo de Carvalho, no seu registo apressado, referiu-se ao n° 
2 de 12 de fevereiro, como tendo sido o ultimo publicado. 
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publicada no Jornal do Recife, edigoes de 6 e 7 de outubro 
de 1876. Nao existe, entretanto, o respectivo comprovante 
(1). 

1871 

ALMANAK DO "JORNAL DO RECIFE" — Publicou-se 
desde 1871, edigoes do mes de Janeiro, em plaquetas de 20 a 
30 paginas, no formato de 24x15, depois de incluida a res-
pectiva materia no texto do Jornal, no primeiro dia do ano. 

Alem do Calendario, divulgava apenas leis federals e pro
vincials, as mais recentes. 

Guardam-se comprovantes, encadernados de per si, das 
edigoes de 1871, 1872, 1874, 1875 e 1880 (Bib. do Inst. Arq.). 

A REPUBLICA — 6rgao do Partido Republicano de Per-
nambuco — Publlcacao pretensamente semanal, apareceu 
a 29 de Janeiro de 1871, formato elegante, de quatro colu-
nas, com quatro paginas. Impressao da Tip. Republicana 
Federativa Universal, subscrevia-se a 5S000 anuais, ou 35000 
por semestre, acrescida cada parcela de 1$000 para fora da 
provincia. Constava, ainda, do Expediente: "As publicagoes 
inerentes ao programa da gazeta serao publicadas gratis; as 
de interesse particular, por acordo da redagao". 

" . . . convencidos de que a linica forma de governo adap-
tada ao ser humano e a republicana", — lia-se no "Apelo" de 
abertura — alguns cidadaos "entenderam publicar uma ga
zeta para discutir-se, calma e doutrinariamente, as vanta-
gens do governo republicano e as desvantagens do monar-
quico". 

Por sua vez, adiantava o "Programa": "A Republica pu-
blica em suas colunas todos os escritos inerentes ao princi-
pio republicano. Todos aqueles que sofrerem em seus direi-

(1) Muitas sao, alem da mencionada, as publicacoes nao encontraveis 
no acervo da Biblioteca Publica do Estado, nem encontradas mesmo por 
Alfredo de Carvalho, antes de 1908, ao organizar os "Anais". Na realida-
de, o referido estabelecimento de cultura teve como diretor, em certa epo-
ca, um individuo que dava pouca importancia a "jornais velhos", nao fa-
zendo questao de ve-los sumidos das estantes. 
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tos civis, politicos e em sua liberdade individual, acharao 
pronta defesa, seja qual for seu credo politico ou nacionali-
dade; porque as garantias dos direitos sociais, maxime da 
liberdade individual, devem ser mantidos em toda a sua ple
nitude, nao distinguindo politicas nem nacionalidades. Nao 
se admitirao escritos contra a vida privada; como nao se pu-
blicarao escritos acrimoniosos; toda e qualquer censura sera 
feita em termos decentes". 

Estampou artigos redacionais de definigao do credo re-
publicano e de repudio ao regime monarquico; sobre a revo-
luQao de 1817 e seus martires e a respeito da expulsao dos 
holandeses de Pernambuco; mais a curiosa descrigao do "So-
nho de um rei contado ao seu primeiro ministro", terminan-
do com algumas "Noticias da Europa". 

Encheu-se o periodico, no seu prosseguimento, de arti
gos de propaganda da causa em especie, nao somente orifri-
nais, mas tambem recortados da imprensa do Sul. Parale-
lamente, ocupava-se da escravatura no Brasil, pugnando 
pela sua abolicao. da viagem do Imperador Pedro II ao Ex
terior, sugerindo-lhe a abdicacao, assim como das reivindica-
coes do povo. De raro em raro, inseria um poema; mas nao 
faltava a divulgacao de questoes forenses, a cargo de F. J . 

Ocupando amplo espago dos ns . 11 e 13, escreveu Afon-
so de Albuquerque Melo o artigo "A coisa publica", focali-
zando o estado de aviltamento e miserias de todos os gene-
ros a que temos chegado". Outro unico comentario assina-
do foi, ja no ultimo numero, o que Romualdo Alves de Oli-
veira escreveu, de mais de uma pagina, sob o titulo "Ao Ilm^. 
e Exmo. Sr. Senador Nabuco", demonstrando-lhe a "distan-
cia incomensuravel" existente entre "a Monarquia e a Re-
publica". 

Findou a circulagao irregular da folha com o n° 14, de 
23 de julho (Bib. Pub. Est.). 

A AMERICA ILLUSTRADA — Entrou em circulacao no 
dia 6 de agosto de 1871, formato de 32x22, com oito paginas, 
a primeira e a ultima litogravadas, sendo o desenho do ca-
begalho (mulher numa colina) assinado por W. de Melo 
Lins. A parte tipografica estava a cargo da Tip. Americana, 
situada a rua Duque de Caxias no 9, ficando no primeiro an-
dar a redagao e o escritorio. Publicagao semanal dos do-
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mingos, adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano — 
16$000; semestre — 9$000; trimestre — 5$000; para fora da 
provincia: 18$000, 11$000 e 6$000, respectivamente. Fun-
dadores: Carneiro Vilela e Jose Caitano da Silva. 

Propunha-se, consoante a "Introdugao", abrindo a se-
gunda pagina, a "discussao franca de principios, e a recrear 
por meio da satira decente, que admoesta e moraliza". Pe-
dia, no fim, o auxilio dos cavalheiros "ja experimentados" 
na lica para que Ihe mandassem "nao so escritos criticos, 
como tambem literarios e de instrugao amena". 

Constituiu-se, a materia do periodico, de comentarios da 
redacao, atacando o Governo Imperial e os jesuitas; noticia-
rio; poesias, quase sempre sem assinatura; cronicas de A. A. 
e Jason. 

O no 5 saiu com novo cabegalho (anjo espargindo luz 
sobre a cidade), mas, por engano — emendado na edicao 
seguinte — em vez de America lUustrada, o desenhista es-
creveu Jornal lUustrado (trabalho da Litografia de J . te 
Kock) . 

Comecou, entao, em longa serie, sem assinatura, e sob 
o titulo geral "Variedades", a novela "Noivados originals — 
Historias historicas", cujo autor, Carneiro Vilela, a enfeixou 
em livro, em 1873, sob o titulo "Fantasias". E aumentou 
para auatro o niimero de paginas desenhadas em litogravu
ra . Continuaram, vindos do n° 4, os "Conselhos de Satan 
aos Jesuitas". A seguir, criava-se a segao satirico-humoristi-
ca "Teatro da America Illustrada — Companhia de Bufos 
Literarios — Empresa 6 Pestana", na qual foram, semanas 
a fora, levados ao ridiculo, atraves de apelidos, determina-
dos intelectuais da epoca, a comegar por Silvio Romero, cha-
mado Silvio Ramagem. 

A folha defendeu a Magonaria e bateu-se pela aboligao 
da escravatura. 

Circularam 13 edicoes ate 29 de outubro, vindo a sair o 
no 1, do segundo trimestre, a 5 de novembro, quando se ini-
ciou a cronica semanal "Carapuga", seguida da novela "O 
Amor", ambas sem assinatura, mas de autoria de Carneiro 
Vilela. Apareceram, igualmente, no referido trimestre, as 
iniciais C. V. nas ilustragoes em litogravura, constituidas, 
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como vinham sendo, desde o principio, de charges de critica 
de costumes, incluindo a inovagao das historias em quadri-
nhos. Outro ilustrador foi F . Brasil. 

Mais treze edigoes ininterruptas, e comegou o 3° trimes-
tre (novamente no 1) a 4 de fevereiro de 1872. Assim pros-
seguiu a publicagao, cada trimestre com numeragao auto-
noma, tendo como autores de segoes jocosas, alem de outros, 
Francisco Chico das Candeias (pseudonimo de Jose Caitano), 
Juca das Merces e Quinquirti das Mogas (Carneiro Vilela) . 

No periodo mencionado, outra novela foi divulgada: "A 
mulher de gelo — Perfil do seculo XIX", ainda de Carneiro 
Vilela, que teimava em nao assinar seus trabalhos, a qual 
se seguiu "Laurinha — Cronica de Olinda", nas mesmas con-
digoes. Desde 21 de abril, o trabalho grafico passou a ser 
efetuado no Correio Pernambucano, cuja oficina funciona-
va a rua do Imperador. 

Novas segoes, em substituigao, surgiam, a salientar: "Ga-
leria Popular — perfis esdruxulos"; "Casos e Acasos"; "Ex-
pediente d'A America lUustrada"; dialogos; glosas; a "Ver-
salhada", de Yoyo das Salas, e as "Viagemzinhas", do Dr. 
Narcotico. 

Outra mudanga ocorreu ao iniciar-se o sexto trimestre 
(3/11/1872), quando o orgao passou a ser impresso em ti-
pografia propria, a rua Duque de Caxias n° 11, transferida 
a redagao para o 1° andar . Comegava, entao, mais uma no-
vela do tantas vezes referido autor: "O Esqueleto". No ulti
mo numero do trimestre, apareceu "Bispeida", "surriada he-
roi-comica" em longa serie de versos de dez e sete silabas, 
sem assinatura (ainda o estilo de Carneiro Vilela), paginas 
de irreverencia com o Clero, em que o periodico era fertil. 
A edigao de 23/2/1873 chegou a divulgar uma "Carta Pas
toral do Patriarca d'A America lUustrada, premunindo os 
seus diocesanos contra as ciladas e maquinagoes do Jesuitis-
mo", assinada por D. Francisco Chico das Candeias, cujo 
texto, entre as demais recomendagoes, condenava e repro-
vava o "papelucho" catolico A Uniao. 

Nos 10° e 11° trimestres (1874), Carneiro Vilela publi-
cava, ainda sem assinatura, as novelas "Inah — Historia 
de tres dias" e "A menina de luto" (transportada, a primei-
ra, em 1879, para as paginas do Diario do Gram Para, de 
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Belem, e ambas, do mesmo modo que as anteriores, enfeixa-
das em livro) (1) . Comegou a colaboragao de Mefistoieles 
(Luiz Guimaraes Filho), com a interessante serie "Repiques". 
Pantagruel publicava "Palmatoadas"; Paulo Stenio assinava 
poesias e Yriart as "Fabulas morais". 

A 7 de fevereiro de 1875 — 15° trimestre, ano V, n^ 1, 
— exibiu America lUustrada (excluido o artigo A) novo ca-
begalho, e, abaixo, um desenho de jornalista apontando, 
num placard, o "Decreto" a seguir: "Em consequencia das 
reformas por que tem passado o pais, e pelas que ainda tem 
de passar; e por muitas outras razoes, a America Illustrada 
tambem se reforma!" 

Cresceu um pouco de formate, sendo as paginas tipo-
graficas circuladas de l inhas. Novos cronistas: Rocambole 
e Gelb ("Pedacinhos"), continuando Quinquim e Panta
gruel, ambos com poemas humoristicos, o ultimo deles igual-
mente autor da novela "O sr. Leoncio", e outros. Ausenta-
ra-se da redagao Carneiro Vilela (2) passando algumas ilus-
tragoes a ter a assinatura de F ou L de F. Mudou-se a tipogra-
fia para a rua do Bom Jesus n^ 19, e em junho, ja se achava 
na Camboa do Carmo n° 28. 

Comegando a 1° de agosto o 17° trimestre, ano V, apre-
sentou a primeira pagina artistico desenho do Diabo, de 
pena a mao, escrevendo num cartaz: 

"Venha pagar 
Quem nao esta em dia; 
Nao se trabalha 
De barriga vasia". 

Alem da novela, que vinha sendo divulgada, "O sr. 
Leoncio", o periodico apresentou outros colaboradores, sob 
OS pseudonimos de Nubius-Dubius ("Palavras a esmo); Fres-

(1) Cerca de vinte anos depois, as novelas de Carneiro Vilela foram 
republicadas n 'A Provincia, com assinatura . 

(2) Em data de 7/7/1875, com assinatura integral, Joaquim Maria 
Carneiro Vilela divulgou, no Jornal da Tarde (diario), a seguinte Declara-
gao: "O abaixo assinado, para evi tar duvidas presentes e futuras, declara 
que nada tem de comum com a redagao, nam com o peri6dico America 
Illustrada, senao um saldo a seu favor de 165$000, e isto desde 26 do mes 
passado. 
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co; Quaresma; Angelo Marioni ("Zig-Zags"); Xicao, etc. Na 
edigao de 31 de outubro surgia diferente novela, sob o titulo 
"Angelo Rubini", de Querubini de Santa Rosa. Nao deixa-
vam, porem, de aparecer editorials politicos, em geral conde-
nando o situacionismo; nem deixou o Clero, sobretudo o Je-
suitismo, de ser criticado impiedosamente, ora por meio de 
comentarios, ora atraves de charges, que sempre ocupavam 
metade do jornal. 

Com o no 8 da serie, datado de 19 de dezembro, despe-
dia-se, "para entrar em ferias", o redator J . C , o mesmo J . 
Caitano, que vinha firmando algumas ilustragoes (nao as 
melhores^ ou Jose Caitano da Silva (3) . Foi, tambem, o 
ultimo publicado em 1875. 

Findou ai o regime seriado, comegando o ano VI com o 
no 1, a 2 de Janeiro de 1876, aumentado o formato para 48x 
30, tres colunas largas de composigao, quatro paginas, sendo 
as duas do centre em litogravura, desenhadas a craion e des-
tinadas a critica de costumes e a satira politica. J . C. assi-
nava o artigo de abertura do texto tipografico, focalizando 
temas os mais diferentes. Criou-se uma segao de charadas. 
Surgiam novos pseudonimos, mais epigramas, sobretudo as-
sinados por Archiloquio. Materia em geral interessante, a 
base de satira e humor sadios, valendo ressaltar a musa cons-
tante de Xico das Candeias. 

Ao atingir o n° 21, de 27 de maio, America lUustrada 
voltou ao formato anterior, regime de oito paginas, osten-
tanto novo cabegalho, o titulo entrelagado com penas de es-
crever, tendo como fundo o globo mundial . Ocupava, entao, 
o primeiro piano a segao "Relampagos", com a assinatura 
Raio, de comentarios gerais. Outros colaboradores: Matos 
Bahia; Monino, cuja preocupagao era atacar o bispo D. Vi
tal ;Florentino, Julio Cesar Leal, que divulgou os romances 
"Casamento e mortalha no ceu se ta lha" e "A Pernambu-
cana"; Quirino, com os "Ecos perdidos", etc. 

O desenho do cabegalho foi ainda uma vez substituido 
no no 35, acrescentando-se-lhe o sub-titulo "Semanario lUus-

(3) A America lUustrada achava-se sob ataques de outro jornal cari-
cato, O Estabanado, que Ihe atribuia o mau costume de enveredar pela 
vida privada do proximo. Chegou a revelar (edigSes de 21 e 28 de novem-
bro de 1875) que Jose Caitano fora castigado, no dia 13, pelo fot6grafo e 
l i terato Lopes Cardoso, com "meia diizia de chicotadas". 
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trado"; viam-se, ao fundo, a torre de Malakof, os arrecifes 
6 velas de navios. Outra mudanga da tipografia: para a rua 
de Santo Amaro n° 12. Ja em setembro, veio a iniciar-se a 
"Cronica Mexeriqueira", sempre longa, de Tangstinhauzen; 
e chegavam Guibout ("Apontamentos para a Biografia"), 
Stenio e outros. 

Terminou o ano o n^ 51, de 23 de dezembro, sem que 
fosse possivel conhecer o novo autor, ou autores, da parte 
ilustrada, cujas charges e alegorias nao t inham assinatura. 

O no 1, ano VII, apareceu no dia 6 de Janeiro de 1877. 
A partir do no 7, as quatro paginas litograficas eram firma-
das por Crispim ou C (Crispim do Amaral), que tambem 
fez novo cabegalho na 18^ edigao. Mas, o famoso ilustrador 
foi substituido, no no 46, por outro excelente artista: Anto
nio Vera Cruz, que assinava V. C. ou V. Cruz, autor de ale
gorias de merito, como a do n° 51, pagina dupla, "A memoria 
de Jose de Alencar". 

Circularam, durante o ano, 52 edigoes, a ultima datada 
de 30 de dezembro. Em diversas edigSes, o colaborador Dr. 
Rabicho, Poeta Sentimental nublicara o poema camoniano 
"Vitaleida", de critica a D . Vital. 

Seguindo o mesmo programa, viam-se como principals 
colaboradores, em 1878, Paff, autor dos "Ecos"; Pampho, que 
assinava "Tiparia", segao de perfis caricatos; Ram Tam 
Plam, o dos "Fogos Fatuos"; Urrath, responsavel pela "Cro
nica", e Sejo, com as "Palmatoadas", em versos. Por algum 
tempo, as ilustragSes estiveram a cargo de A. Ducasble, mas 
logo voltou Vera Cruz a assina-las, para gaudio dos lei tores 
do semanario, ausentando-se, porem, no ano seguinte. Fi-
caram sem assinatura por muito tempo. 

Ao iniciar 1879, subiu o prego da assinatura anual para 
20$000, pagamento adiantado, e a redagao foi transferida 
para a rua da Ponte Velha n^ 1. Assim continuou, inclusi
ve com a colaboragao, extensiva a 1880, de Jonkopings, o 
das "Fosforadas", e dos poetas Ascanio, Florengo Floreo e 
Frei Pancracio. 

O no 6, de 13 de fevereiro de 1881, foi dedicado ao A Mu-
Iher, jornalzinho feminista fundado nos Estados Unidos e 
continuado no Recife, nao entretanlto, para tecer-lhe elo-
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gios, mas para criticar as ideias avangadas de suas redato-
ras . Foi o que fizeram os escritores Zero e Nemo, em dois 
longos artigos, enchendo as quatro paginas tipograficas, e 
o ilustrador nas quatro paginas litografieas, a primeira e a 
ultima das quais ostentando desenhos romanticos e as do 
centro enorme charge, tendo por legenda: "A redagao da 
Mulher", representada por um cortejo funebre, uma cruz 
com a inscrigao "Aqui jazem os direitos do homem" e, ao 
centro, a figura dum pobre homem em atitude de desola-
gao, as maos postas, a chorar. Na edigao seguinte comple-
tava a censura a folha feminista um artigo de Urrath (pseu-
donimo do estudante Artur Orlando). 

Nemo e Zero (Barbosa Viana) foram colaboradores me-
nos constantes, sucedendo-se as substituigoes, a salientar: 
Julio Vasques K. Peta, Justos, X.P.T.O., Martins Junior (4) 
K. Brito, Dr. Joao C. Neca, Mestre Flock, Niente, La Chante, 
Nanquim, Braz Tisana, Melquiades, Asmodeu, Agripa, En-
nius, Raul Pompeia, Ourico, etc. 

Mudara-se a confecgao da America lUustrada para a ti-
pografia de Antonio Irineu da Silva, instalada, em 1882, no 
Cais 22 de Novembro (atual Avenida Martins de Barros) n^ 
79, ficando o servigo litografico a cargo de Hilarino Lopes. 

Novo desenho de cabegalho foi utilizado a comecar do 
no 1, de 7 de Janeiro de 1883, edigao cuja primeira pagina 
ilustrada figurou o interior de uma tipografia, lendo-se em 
baixo: "Com este numero entramos no XIII ano de existen-
cia; e um fato este que deve admirar o respeitavel publico, 
acostumado a ver a maior parte dos nossos jornais expirar 
mesmo em embriao". 

Comegara, entretanto, a descensao da America Illustra-
da, que passou a circular em datas indeterminadas. Sairam 
apenas 31 edigoes em 1883, descendo para 18 no ano se
guinte . 

(4) No prefacio das "Trapalhadas", livro de versos humoristicos de 
A. J . Barbosa Viana (Tip. da Empresa Literar ia e Tipografica — Pftrto, 
1906), salientou Carneiro Vilela que, na America Illustrada, "o inesqueci-
vel Martins Junior fez, quase menino, as suas pr imeiras armas, quer na 
prosa, quer no v e r s o . . . " . 

Salvante um poema, assinado com o proprio nome, na edigao de 10 
de julho de 1881, nao foi posslvel identificar qualquer outra colaboragao 
de Mart ins Junior na revista em aprego, na tu ra lmente oculto sob pseu-
donimo. 
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Ao apontar 1885 — no 1, ano XV — mudou novamente 
para oficina propria. A redagao ja nao era a mesma; surgi-
ram diferentes pseudonimos, mantendo, entretanto, as qua-
tro paginas em litogravura. Ao atingir o no 8, de 20 de ju-
nho (o numero 7 fora tambem datado de 20 de junho), ficou 
suspensa a revista. 

Reapareceu — n° 1, ano XVI — com o sub-titulo "Publi-
cagao Humoristica", a 3 de Janeiro de 1886, declarando-se 
"restabelecida dos seus padecimentos", que eram de natu-
reza financeira. Mudou de toillete, mas nao de "fisionomia 
e carater". Reduziu alguns centimetros no formato, passan-
do a imprimir-se na Tip. Mercantil. 

Entraram como colaboradores Zig e K. Lafange (outro 
pseudonimo de Barbosa Viana) . Mas, a vida da America 
lUustrada estava por um triz. Ainda houve duas outras edi-
goes, a ultima das quais de 1° de maio. Ee desapareceu da 
circulagao definitivamente. O diretor, pugnaz e eficiente 
que foi, do principio ate o fim, Jose Caitano da Silva, nao 
conseguiu ultrapassar os derradeiros obstaculos. (Bib. do 
Inst. Arq. e Bib. Piib. Est.) (5) . 

A REDEMP^AO — 1871 — Acha-se mencionado no cata-
logo da colegao Caitano Pinto de Veras, sem que restem 
comprovantes. 

1872 

ALMANAK DE PERNAMBUCO — Para 1872 — Edigao 
linica, de 388 paginas, foi impresso na oficina grafica do 
Jornal do Recife, em formato de bolso, ou seja, 14x10, colu-
na de 16 ciceros. Responsabilidade de J . V., expressa na 
folha de rosto. 

Sua materia constituiu-se, apenas, de Calendario e in-
formagoes uteis. (Bib. Piib. Est.). 

(5) A Biblioteca do Institute Arqueol6gico possui comprovantes dos 
primeiros anos da America Illustrada, at6 1877. Os da Biblioteca Piiblica 
do Estado vao de 1876 ate o fim, faltando o volume de 1880. 
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ALMANAK DO AMERICANO — Circulou em Janeiro de 
1872, obedecendo ao formato de 21x13, com 66 paginas tao 
somente, impresso na Tipografia do Comercio, a rua Cam-
boa do Carmo n^ 28. 

Com a divulgagao do opiisculo, declarou o respectivo 
diretor, Minervino Augusto de Sousa de Leao, cumprir uma 
promessa feita no ultimo numero do seu semanario — O 
Americano. 

A materia constou de Calendario; transcrigao de arti-
gos historicos; cronica de Agrippa (pseudonimo do professor 
Aprigio Justiniano da Silva Guimaraes); poesias de Mendes 
Leal e outros; Pensamentos e a lei do Ventre Livre, termi-
nando com uma Tabua de Redugao do Metro e Quilograma. 

Ao que tudo indica, ficou no primeiro ano (Bib. N a c ) . 

REVISTA MENSAL DA INSTRUgAO PUBLICA DE 
PERNAMBUCO — Entrou em circulagao em Janeiro de 1872, 
formato de 23x16, com 48 paginas de coluna larga, afora a 
capa, esta em papel de cor, ilustrada com o escudo do Brasil 
Imperio. Redigida "por professores e outros homens de le-
tras", sob a diregao de Joao Jose Pinto Junior, dividiu sua 
materia em tres partes: Oficial, Doutrinal e Noticiosa, "es-
t ranha a toda questao politica". Impressao da Tip. Univer
sal, a rua do Imperador n° 52. Tabela de assinaturas: ano 
— 6$000; semestre — 3^500; trimestre — 2$000; numero 
avulso — 1$000. 

Abriu o texto o seguinte conceito, em composigao re-
cuada, precedendo o artigo de apresentagao: "A grande obra 
para que todos devemos recorrer, neste pais, e a instrugao. 
Todas as revolugoes entre nos devem cifrar-se em criar co-
municagoes para todos os pontos e instruir o povo por todos 
OS meios ao nosso alcance". 

Da longa explanagao em torno dos objetivos da Revista 
constou o topico: "Destinada, pois, ao desenvolvimento e 
aperfeigoamento da instrugao desta provincia, ela se propoe 
rever assunto de tao grande momento, estuda-lo, aprofun-
da-lo em suas multiplas relagoes e ramificagoes, isto e, pre-
tende examinar nao so o que toca a instrugao primaria e in-
teressa ao maior numero, senao tambem o que diz respeito 
a instrugao secundaria e mesmo superior". 
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Na pagina seguinte, resumiu-se o editorial de apresen-
tagao em franees, sob o titulo "Aux St rangers" . 

A abundante materia da edigao de estreia incluiu, n a 
Par te Doutrinal, o artigo "A Escola" e a poesia "O Livro", 
ambos sem ass inatura . 

Prosseguiu a publicagao, abrindo sempre com a Parte 
Oficial, constante do Expediente do Governo da Provincia 
e da Diretoria de Instrugao Publica, o que as vezes ocupava 
mais de metade do texto. Em segundo lugar aparecia a Par
te Doutrinal, consti tuida de dlscursos, transcrigoes, pole-
mica gramatical, serie de cartas do dr . Jose Soriano de Sousa 
ao padre Clemente Negri, sobre o tema "Sao Tomaz de Aqui
no"; Estatutos da Sociedade Propagadora de Instrugao Pu
blica (1), atas, projetos de lei, e tc . Seguia-se a Parte Noti-
ciosa, repleta de informagoes gerais de interesse da instru-
gao em geral. 

Em numeragao seguida, a Revista encerrou o ano — n^ 
12, mes de dezembro — com o total de 528 paginas. 

Recomegou em Janeiro de 1873, sob a responsabilidade 
da seguinte Comissao de Redagao: Augusto Carneiro Mon-
teiro da Silva Santos, Francisco de Carvalho Soares Bran-
dao, Ezequiel Franco de Sa, Aires de Albuquerque Gama e 
professor Vicente de Morals Melo, os quais assumiram o en-
cargo desde setembro do ano anterior . Nenhuma outra alte-
ragao. O mesmo piano de publicagoes, incluindo trabalhos 
assinados por Augusto Jose Mauricio Vanderlei, Rodrigo Lo-
bo de Miranda, ainda as cartas do professor Jose Soriano, 
relatorio de Pinto Junior, pareceres, discursos, etc . 

Variando a quantidade de paginas, atingiu, no ano II, 
o total de 422, sendo ultimo mimero o 11/12, de novembro/ 
dezembro (2) (Bib. Pub. Est. e Bib. da Fac. Dir. — U.F.Pe.). 

(1) A Sociedade Propagadora foi instalada a 11 de ag6sto de 1872, 
congregando "nao so os principals homens de letras da provincia, mas 
grande numero de senhoras respeitaveis". 

(2) Consoante o editorial de apresentagao, 16 anos depois, da Revista 
de InstruQao Publica do Estado de Pernambuco (15/11/1899), a sua conge-
nere de 1872/73 nao teve forgas para sobreviver ao seu fundador, conse-
Iheiro Pinto Junior, desaparecendo quando ele deixou o cargo de diretor 
da Instrugao Publica, que exercia em carater interino. 
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REPUBLICA FEDERATIVA — Orgao do Clube Republi-
cano no Recife — Surgiu no dia 15 de fevereiro de 1872, para 
publicar-se semanalmente, obedecendo ao formato de 45x28, 
com quatro paginas de quatro colunas. Trabalho material 
da tipografia de G. H. de Mira, a rua Estreita do Rosario 
no 12. Assinatura trimestral — 2$000. Preco do exemplar 
— 160 reis. 

Ao apresentar-se, pediu "a palavra a imprensa, para 
falar a nagao em nome das elevadas aspiragoes de seu futuro, 
para falar a provincia em nome das formosas tradigoes de 
sua mocidade. 

Aludiu a passagem, "em ambos os hemisferios", da Mo-
narquia, "com sua cauda sanguinolenta de crimes e remor-
sos, como um cometa ominoso, que breve desaparecera nas 
trevas", e concluiu, apos extensas consideragoes: " . . . q u e -
remos a revolugao", mas "a revolugao da ideia pela palavra, 
da independencia pelo direito, da liberdade pela federagao, 
e finalmente da uniao, prosperidade e grandeza da patria, 
pela fraternidade e pelo amor de todos os seus filhos". 

Varios outros artigos ocuparam-se do tema republica-
no, pugnando, inclusive, pela aboligao da escravatura. As-
sim continuou nas duas seguintes edigoes, acrescentando-
se-lhes "Variedade" e "Noticiario"' e a colaboragao de Ro-
mualdo Alves de Oliveira, que, em longos artigos, focalizou 
a superioridade do regime republicano, escrevendo a certa 
altura: 

"O povo brasileiro nao e tao ignorante que abdique o di
reito de igualdade social, para acreditar na inviolabilidade 
e sagragao do sr. Pedro de Alcantara Miguel Gonzaga Bor-
bon, et reliqua, e como tal o unico cidadao capaz de ser chefe 
do poder executivo e passar aos seus filhos um tal poder! £; 
impossivel continuar uma tal di tadura". 

O terceiro numero, de 6 de margo, divulgou o corpo re-
dacional, escolhido em sessao de 29 de fevereiro do Clube 
Republicano, assim constituido: Jose Maria de Albuquerque 
e Melo, Manuel Neto Carneiro de Sousa Bandeira, Joao Ba
tista Pinheiro Corte Real, D. Luiz de Sousa Silveira, Da
niel Alves de Q. Lima, Xilderico Araripe de Faria e Joao 
Jose da Silva Sarmento. 
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Nao findou ai a vida da Republica Federativa (1) . Em-
bora a deficiencia de comprovantes, atingiu o n° 9 a 21 de 
abril, cuja primeira pagina, com cruz e tarja, foi ocupada 
pelo trabalho intitulado "Martirologio Republicano", em 
prosa e verso, firmado por Liicio de Mendonga. Inseriu, nas 
outras paginas, Comunicado e poesia de Lobo Ortiz, criti-
cando o governo imperial; artigos a favor da aboligao da es-
cravatura e contra os padres jesuitas; poesia de Canuto Can-
dido Ramos, etc. Uma nota destacada lamentou o faleci-
mento do jornalista, advogado e lider republicano Antonio 
Borges da Fonseca, ocorrido alguns dias antes. (Bib. Piib. 
Est.). 

O LIBERAL — Jornal Politico, Literario e Religioso — 
Entrou em circulacao a 14 de abril de 1872, no formato de 
45x30, com quatro paginas de quatro colunas, tendo tipo-
grafia instalada a rua Imperial n" 250. Mudar-se-ia, depois, 
para a rua da Aurora n** 7. 

Constava do Expediente, em faixa abaixo do titulo: "Es-
ta empresa tem por fim advogar os principios liberals e as 
franquias democraticas, como as mais convenientes aos in-
teresses morals e materials do Brasil. Publica-se, por or a, 
uma so vez por semana, a razao de 3$000 por trimestre ou 
serie de 12 numeros. Assina-se na rua das Cruzes, (hoje, 
Diario de Pernambuco) n° 41, onde se recebe toda a corres-
pondencia. Folha avulsa — 320 reis. As publicagoes inedi-
toriais — o que se convencionar. Anuncios a 100 reis. Para 
OS assinantes e repetigoes — metade". Editor e administra-
dor da oficina: Job Pereira de Bastos. 

O editorial de abertura, de quase uma pagina, focalizou 
o tema "A situagao do Brasil", com recriminagoes canden-
tes, assim concluindo: " . . . a q u i vimos tomar um modesto 
posto na imprensa, unica garantia que tem deixado o poder 
cesarino do Imperador e o poder pretoriano dos presidentes 
e dos agentes policiais. O titulo simples, que adotamos, re
sume todo o nosso programa". 

Seguiram-se artigos sobre a Instrugao Piiblica e de ata-
ques ao Partido Conservador, e as segoes "Transcrigao"; "Hi-

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 3 como tendo sido o ultimo 
publicado, seguido de interrogagao. 
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toria Patria" (iniciando o "Itinerario" de Frei Caneca); "Par
te literaria" (recorte de jornal da Corte); "Parte Noticio-
sa" e "Variedades". Depois, veio a inserir anuncios. 

Circulando com regularidade, O Liberal manteve seu 
programa em defesa dos principios enunciados. Combateu 
a ideia republicana e, a partir do n° 14, de 6 de agosto, en-
frentou a Questao Religiosa, entao esbogada no Recife, com 
artigo de pagina inteira, no qual declarou, referindo-se ao 
orgao oficial jesuitico A Uniao: "Ela quer a reagao teocra-
tica, e nos todos, catolicos liberais e catolicos conservado-
res, nao queremos por forma alguma a reagao teocratica". 
E atirou a luva: "Luta franca, leal, descoberta, a vista de 
todos, na arena da imprensa, eis como devem ser pugnadas 
as lutas dos principios opostos ou dissidentes". 

Num dos constantes editoriais de combate ao Partido 
Conservador, escreveu o redator politico: "O Partido Liberal 
nao pede o poder, por que o Partido Liberal pode exigi-lo 
em nome do povo, que por mais tempo nao pode tolerar a 
vossa presenga. Iludi o monarca; dizei que os liberais sao 
revolucionarios e pouco amantes das instituicoes juradas. 
O Partido Liberal nao quer o homem, quer a lei; nao quer 
a politica do Imperador, defensor irresponsavel de um parti
do por ele sustentado". 

A 16 de agosto, atacou o Diario de Pernambuco, que ex-
pelia "gangrenadas chagas contra a oposigao". fi que rea-
parecera "a Coluna Conservadora, para sustentar a causa 
do imbecil Lucena". 

Afora a parte politica redacional, divulgou, no ultimo 
trimestre do ano, folhetins, artigos de Jose Maria de Albu
querque e Melo, em defesa dos principios republicanos, com-
batidos pela A Provincia; e Tobias Barreto assinou a serie 
"A Provincia e o Provincialismo", seguida, ja no ano seguin-
te, de "O Direito Publico brasileiro", continuando com a 
"Critica Literaria", inclusiva "A ultima obra do sr. Alexan
dre Herculano", em cinco extensos artigos (1), entremeados 
com outro de resposta violenta a Lessing (Franklin Tavora), 

(1) Assim concluiu Tobias Barreto o seu quinto artigo de critica 
a Alexandre Herculano: "file e um simples jardineiro da historia, posto 
que, nao rara vez, destituido de tato genial". 
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que defendera, pelo Diario de Pernambuco, o escritor portu-
gues; e, ainda, a serie "Auerbach e Victor Hugo". 

Terminado o ano com 36 edigoes, encetou-se numera-
gao inicial em Janeiro de 1873, prosseguindo, com firmeza, 
a campanha anti-governamental e anti-jesuitica. Novo co-
laborador, A. A. veio a escrever longos artigos contra os 
jesuitas e contra o bispo D. Vital. No no 5, de 15 de feverei-
ro, um editorial chamava D. Vital "instrumento da Curia 
Romana, encarnagao viva do jesuitismo, com todas as suas 
perseguigoes, alma cheia de ambigao, de gloria e de poder". 

Na edigao de 13 de margo, O Liberal divulgou o "Mani
festo d'A Republica", numa tiragem extraordinaria de 3.000 
exemplares, para distribuigao gratuita, verberando, ao mes-
mo tempo, em candente editorial, o assalto da policia cario-
ca ao orgao republicano. 

Todavia, a par da intensa materia politica, que incluia 
acerbos ataques a administragao provincial de Henrique Pe-
reira de Lucena, apareciam, de vez em quando, poesias de 
Pelino Guedes, Amaro Pessoa e A. H. F . M. (Artur Henrique 
de Figueiredo Melo) . Foram, ainda, colaboradores: Afonso 
de Albuquerque Melo, Romualdo Alves de Oliveira, ambos 
nas "Solicitadas"; Campos Carvalho; Sertorium, que iniciou, 
a 15 de junho, a "Cronica Teatral", etc. 

Em longo artigo, intitulado "A Critica Literaria — Res-
posta ao Culto as Lettras", inserto nas edigoes de 11 e 18 de 
julho, Silvio V. da Silveira Ramos (verdadeiro nome de Sil
vio Romero) comegou assim: "Vou tomar a tarefa aborrida 
de desfazer um grande enredo de pequinezas mentais". E 
reduziu a zero as "sandices" de um "bobo academico" que 
se metera, atraves da mencionada revista, a tratar de assun-
tos como a critica literaria, de que nao entendia, e que che-
gou ate a avangar contra o "carater severo" de Tobias Bar-
reto. 

Mas, Albino Meira de Vasconcelos, que foi o autor do 
artigo incriminado, inserto na edigao de estreia do Culto as 
Lettras, nao se deu por esmagado e langou-se, de rijo, contra 
o acusador, nas edigoes do mesmo O Liberal de 3 e 10 de 
agosto, repelindo-lhe a "descompostura vil e rasteira". 

A partir do n^ 34, de 7 de setembro, o periodico passou 
a ser impresso na Tipografia Comercial, instalada a rua 
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Camboa do Carmo no 28, com a qual se fundira a d'O Li
beral. Pouco depois — n° 37 — mudava-se o sub-titulo para 
"orgao democratico". 

Sem mais alteracoes, mantidas boa cobertura da Ques-
tao Religiosa e a defesa dos postulados liberals, continuou a 
publicagao, ja irregularmente, para, terminado o ano, se-
guir a numeragao em 1874. Pouco tempo depois circulava, 
a 2 de margo, o n° 51 (2), que foi o derradeiro (Bib. Pub. 
Est.). 

O PERNAMBUCANO — Folha para o povo — O n^ 1 
circulou a 20 de abril de 1872, com titulo pequeno, em cir-
cunferencia, tendo aos lados as sentencas: "A boa tirania 
e a mais grave enfermidade dum Estado" (Platao) e "Pa-
tria! aonde as palavras suprem as coisas, a destruigao deno-
mina-se reforma e a imoralidade toma o ar de filosofia!" 
(Vigario Barreto) . 

Impresso na Tipografia Comercial, com quatro paginas, 
in — 4°, vendia-se o exemplar a 100 reis. Escritorio de reda-
gao a rua das Cruzes no 11, 2° andar. Destinado a sair em 
periodos indeterminados, nao recebia assinaturas, mas ven-
der-se-ia em todas as livrarias da cidade, "nas estacoes dos 
caminhos de ferro e em outros lugares de concorrencia". 

Segundo o "Prospecto" de apresentacao, o jornal ali-
mentava ideias liberals e democraticas, sem defender, toda-
via, OS dois grandes partidos em que se dividia o pais, par-
tidos "de homens e nao de ideias", simpatizando com os re-
publicanos e detestando os conservadores. Mas trataria, 
tambem, dos interesses da provincia, criticando instituigoes 
e costumes, sem deixar de reservar algum espago a litera-
tura . Fraternizaria com todos os movimentos pacificos. 

Inseriu materia variada, inclusivos versos de Teofrasto, 
uma coluna de critica aos jesuitas e bom noticiario, toda a 
materia composta em tipo 7, batido. 

Nao consta que houvesse voltado a circulagao (Bib. Piib. 
Est.). 

(2) Alfredo de Carvalho registara, como ultimo niimero o 49° de 9 
de abril (!) de 1874. 
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O MONARCHISTA — Revista Semanal. Politica, Comer
cio e Industria — Iniciou sua circulagao a 29 de abril de 1872, 
formato de 45x28, com quatro paginas de quatro colunas. 
Redator — Joaquim da Costa Dourado. Impresso na Tip. 
do Comercio, adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano 
— lOSOOO; semestre — 6S000; trimestre — 3S000; para ou-
tras provincias: 12S000, 7S000 e 3S500, respectivamente. 
Aceitava "artigos de interesse publico e particular, sendo 
estes legalizados, e anuncios por prego convencionado". 

"O seu fim principal — lia-se no longo artigo de apre-
sentacao — e sustentar os saos principios em que se baseia 
o nosso sistema de governo, combatendo com calma e crite-
rio, porem energicamente, aqueles que, por mera especula-
cao, se tem levantado, nestes liltimos tempos, para, apre-
goando a excelencia do governo republicano, incutirem no 
ar^imo da populacao menosi ilustrada ' ideias revoluciona-
r i a s . . . " 

Depois de assegurar que o sistema vigente satisfazia 
"cabalmente a todas as aspiragoes socials", acentuou: "O 
Monarchista nao tomara parte nas questoes politicas de pe-
queno valor: so per acidens se ocupara de materia estranha 
ao seu fim". 

Seguiram-se editorials de apoio ao governo provincial 
e de condenacao as ideias liberais-republicanas; colaboragao 
de Epaminondas, e tc . , completando a edigao um aniincio, 
de pagina inteira, de casa vendedora de pianos, tamanho de 
reclamo comercial jamais visto antes em periodicos. 

Vivendo curta existencia, o jornal, nao revista, sem mais 
anuncios, inseria materia variada, inclusive discursos parla-
mentares, a par da doutrinagao monarquica e da censura 
aos jornais oposicionistas. Tendo sofrido atraso na publica-
cao, o quinto e ultimo numero saiu no dia 1 de junho (Bib. 
Pub. Est.). 

O MOVIMENTO — Jornal Literario — Entrou em agao 
a 8 de maio de 1872, formato de 44x28, com quatro paginas 
de quatro colunas, impresso na Tip. do Comercio, a rua 
Camboa do Carmo no 28. Constava do Expediente: " . . . p u -
blica-se quatro vezes por mes, nos dias 8, 15, 23 e 30. Assi-
na-se a 3$000 por trimestre, pagos a entrega do 1° numero. 
A redagao aceita quaisquer escritos dos senhores assinan-
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tes, conformes ao programa". So a partir do segundo nu-
mero constou que eram redatores Feliciano Prazeres, Batista 
Pereira e Domingos Olimpio. 

No artigo de apresentagao, intitulado "Surge et ambu-
la", lia-se, depois das consideragoes iniciais: "Surge et am-
bula e o verbo de animacao com que os povos vao acordar os 
profetas da liberdade, quando os seus labios nao podem mais 
balbuciar uma suplica de justiga. 

"Surge et ambula sao os caracteres de fogo que reluzem 
na bandeira dos mocos, quando vao para as conquistas da luz 
entoando a marselheza das concepgoes geniais. 

"Surge et ambula e a sintese grandiosa da epopeia pu-
jante da grandeza humana" . 

Mais adiante, escreveu o editorialista: "O Movimento 
nao sera somente a arena em que havemos de ensaiar os 
voos pelos ramais da literatura, ou pelas encimadas altu-
ras da jurisprudencia; sera tambem, quando for precise, um 
protesto de nossos direitos e de nossos deveres. A aparicao 
de um jornal academico era uma necessidade palpitante, 
porque uma corporagao de mogos, que tem no coragao sen-
timentos que refervem, e no cerebro ideias que se amontoam, 
nao pode permanecer quieta e silenciosa em um teatro de 
tantas ebuligoes". 

"E oxala que O Movimento nao seja como a cisterna 
que embalde abre os labios para o ceu e pede-lhe uma gota 
dagua. E oxala que ele nao seja como a flor do poeta que 
abriu as petalas aos raios do sol para aquecer-se ao espago 
de uma manjia". 

A edigao de estreia abriu a parte de colaboragoes com 
Tobias Barreto, que escreveu "As legendas e as epopeias", 
seguindo-se: o "Estudo da poesia atraves da historia", por 
Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos (que depois de algum 
tempo resumiria o nome para Silvio Romero); "Ela por ela 
(Cenas do campo)", por Celso de Magalhaes; materia que 
se prolongou ate o ultimo numero; "Os canarios", prosa de 
Camear; "Critica teatral", por Alcopibas; poesia de Castro 
Rebelo Junior, e "Cronica interna", por Giacomo de Marto-
relo. 
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Continuou a publicagao nas datas indicadas, ate o no 6, 
de 15 de julho, quando houve um interregno de tres meses 
(1), para alcangar o no 7 a 10 de setembro. Com excegao de 
Tobias Barreto, continuaram a aparecer os mesmos colabora-
dores, acrescidos de M. Garcez, A. de Campos, A. Candido 
Amaral ("Direito Criminal"), Castro Alves (transcrigoes), 
Nilo de Miranda, Altino de Araiijo, Antonio de Sousa Pinto, 
Cunha Vasco e Joao Vallasques. A par da prosa constante, 
Silvio da Silveira Ramos apareceu, algures, assinando poesias. 

Afora OS editorials de cada edicao, versando temas da 
atualidade, os ns . 2, 4 e 5 abordaram, em artigos nao assi-
nados, na segunda pagina, o tema "As Farpas", refutando 
Ramalho Ortigao e Ega de Queiroz. Lia-se no primeiro deles: 

"As Farpas nasceram de uma baforada de binho berde, 
de uma garotada em roda as certas do bolo de bacalhau e de 
um extase, uma comichao, um sarilho da vitima do sr. A. 
do Quental e do inutil advogado do foro de fivora. Nasce
ram de Ramalho Ortigao e Eca de Queiroz". 

"As Farpas e o espirito portugues com adubos. Insultar 
OS brasileiros! quem? os arlequins das Farpas!" 

E mais adiante: "O sr. D. Pedro II foi o culpado de se-
melhante insulto; do portalo do paquete, deveria ter man-
dado um cheque aos redatores das Farpas. Calar-se-iam e . . . 
com certeza, seriamos os parisienses da America do Sul, os 
ilustres brasileiros, os germanicos da ideia e das letras. As 
Farpas seriam o cartaz do nosso merito". 

Nos editorials seguintes a linguagem teve o mesmo tom, 
sendo Ramalho e Ega chamados, entre outros epitetos: "pa-
Ihagos do Tejo", "Rabelais mercenarios" e "Figaros que se 
a lugam" . . . 

(1) A America Illustrada ocupou a oitava pagina de sua edigao de 
11.8.1872 com uma charge em litogravura, representando o enterro d'O 
Movimento, segurando-lhes as algas do caixao e acompanhando-o nume-
rosos homens de preto, lacrimosos, de faixas a tiracolo, nelas inscritos os 
titulos dos jornais em circulagao na cidade: Diario de Pemambuco, Jor
nal do Recife, O Liberal, Diario Liberal, O Catholico, A America Illustra
da, O Metheoro, O Serrote, A Uniao e A Rosa. Da legenda constavam 
tres decassilabos ironizantes. 

Mas O Movimento voltou (embora por pouco tempo), e a revista ca-
ricata dedicou-lhe a charge "Cemiterio Literario", a 22 de setembro, com 
a legenda "Resurrexit, non est hie". Retirada a tampa do tumulo, dele 
saira o espectro do jornal com tanto alarde sepultado, vendo-se de cara 
para o chao os jornalistas coveiros. 
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O no 8, de 21 de setembro de 1872, foi, possivelmente, o 
ultimo publicado (2) (Bib. Nac.)-

O SERROTE — Jornal Ilustrado — Aparecido a 10 de 
maio ("Anais"), saiu o n^ 3, provavelmente ultimo, no dia 
9 de junho de 1872, formato de 27x19, com quatro paginas, 
impresso na Tipografia Liberal, a rua da Imperatriz no 21 . 
O titulo, desenhado, representava um punho de homem com 
serrote erguido sobre tres cabegas. Assinava-se a 2$000 por 
trimestre. Numero avulso — 200 reis. 

Continham charges de critica de costumes as paginas 
externas, em litogravura, de autoria de L. de Freitas. p a 
materia tipografica constaram editorial, assinado por F . 
Bandarra, e notas variadas de satira e humorismo (Bib. Piib. 
Est.). 

O MARTELLO — Satira, Critica e Humorismo — Cir-
coulou no dia 11 de maio de 1872 (1), conforme informacao 
do periodico Republica Federativa, que declarou tratar-se de 
"Jornal interessante por 2S000 cada trimestre", custando o 
numero avulso 40 reis, em varios pontos da cidade. 

Ficou no primeiro numero. 

O BOCA MOLLE — Periodico Joco-Serio — Entrou em 
circulagao a 1° de junho de 1872, trazendo sob o titulo a 
sentenca: "Dos tratantes sou o primeiro", com a assinatu-
ra Frei Joaquim. Impresso na Tip. do Comercio, apresen-
tou-se em pequeno formato, mas duplicou-o, logo no segun-
do numero, para 38x23, com quatro paginas a duas colunas 
largas de composigao. Preco do exemplar — 100 reis. 

Declarou, no artigo de apresentacao, ter vindo "da ter
ra das chourigas e paios"; era "a escoria dos negociantes", 
"o mais refinado ladrao", "o hipocrita mais astuto", alem 
de outras dessas amaveis qualidades. 

(2) Alfredo de Carvalho registara, apenas, isto: "O n° 1 e linico saiu 
a 10 de m a i o " . . . 

(1) Alfredo de Carvalho registou O Martello de 1872, sem nenhum 
pormenor, como tendo circulado a 28 de outubro . Esta e a data de outro 
jornalzinho, de identica denominagao, mas aparecido em 1875, como se 
vera adiante, t ambem mencionado, nos "Anais", por aquele historiador, 
com a data cer ta . 
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Boca MoUe era a antonomasia de um individuo portu-
gues autor do assassinio, por envenenamento, do comercian-
te Antonio Martins da Silva, tambem egresso da lusa terra, 
fato ocorrido tres anos antes, visando ao furto de gorda he-
ranga, sem a devida punigao. Dando titulo ao jornal, toda 
a materia dele, em quatro edigoes, tanto em prosa quanto em 
verso, plenos de critica, satira e humorismo, versou sobre 
o crime, com ampla narrativa, solicitando providencias ao 
consul de Portugal. 

Como fosse atribuida a pessoa diferente a responsabili-
dade editorial, esclareceu-se: " . . . O Boca MoUe, o primeiro 
dos tratantes, e o unico redator deste periodico". 

Publicado semanalmente, o quarto e ultimo niimero foi 
dado a estampa no dia 21 do mesmo mes (Bib. Pub. Est.). 

A FAMILIA UNIVERSAL — Orgao da Sociedade Uni
versal dos Magoes — Tendo como principal redator o pro-
prietario Manuel Ribeiro Barreto de Meneses, deu a luz seu 
primeiro niimero a 1° de junho de 1872. Impresso na Tip. 
Mercantil, de Carlos Eduardo Muhlert & Cia., a rua do Tor
res n° 10, em formato amplo, com quatro colunas largas de 
composigao e quatro paginas. Assinava-se a 6$000 por se-
mestre. Sob o titulo trazia pequena vinheta representando 
duas maos em amplexo. Redagao a rua da Imperatriz n° 22, 
2° andar . 

Lia-se no artigo de apresentacao, na ultima coluna da 
ultima pagina: "A Familia Universal, orgao, como e, dos in-
teresses magonicos, nao tem por fim somente o elogio da ca-
ridade. A Magonaria nao foi criada so para valer em apu-
ros. Ja tem feito belas conquistas e prop6e-se ainda a fazer 
outras. Estudando as necessidades do homem, ela se pro-
poe a satisfaze-las, e nenhum esforgo poupara no sentido do 
bem-estar em geral da humanidade, ja procurando enxugar 
as lagrimas do coragao do pobre, do orfao e da viuva, ja es-
clarecendo a razao, ensinando a todos a verdade, defenden-
do OS direitos conculcados, a virtude perseguida; em suma, 
combatendo o erro, a injustiga e a iniquidade, donde quer 
que eles venham, onde quer que eles se achem". 

Nao desceria "a tomar um lugar nas fileiras dos parti-
dos politicos que tao ingloriamente se gladiam; sua missao 
e outra, porque e mais elevada". Concluiu oferecendo suas 
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colunas as vitimas de injustigas. Franqueava-se, tambem, 
a publicagao do expediente das lojas magonicas. 

Alem desse editorial, so inseriu dois imensos artigos 
doutrinarios, o segundo dos quais, "A Magonaria e a Igreja", 
a continuar. E assim aconteceu nas seguintes edigoes, a 
quarta delas datada de 22 de junho, considerada a ultima, 
com tres artigos, dois dos quais a continuarem. Nunca tra-
ziam assinatura (Bib. Pub. Est.). 

O METEORO — Entrou em circulagao a 9 de junho de 
1872, impresso na Tip. Republicana Federativa Universal, 
a rua do Imperador n° 33, obedecendo ao formato de 22x15, 
com quatro paginas de duas colunas. Destinado a sair se-
manalmente, cobrava assinaturas a $500 mensais. Sob o 
titulo, a divisa: " . . .Utile dulce" (Hor) . 

Foram palavras do conciso artigo de apresentagao; "O 
sol de que O Meteoro e o reflexo — o sol esplendido da im-
prensa — tem raios de mais para emprestar um ao pequeno 
aerolito, que nao deslumbra, mas que nao tem invejosos. 
Ei-lo que avanga para vos. Abrigai-o e acariciai-o, severos 
leitores. Nao o intimideis com a severidade da critica, nem 
o afugentei com o desprezo do orgulho. A modestia que o 
envolve pede-vos apenas um olhar e um sorriso: olhar de be-
nevolencia, sorriso de protegao". 

Jornal literario, de satiras e humorismo, viu-se publi-
cado poucas vezes, divulgando comentarios, cronica-folhe-
tim, poesias e segoes ligeiras. Desde a primeira edigao, cri-
ticou acerbamente o contemporaneo O Movimento, a come-
gar por uma poesia de Silvio Ramos (Silvio Romero), nele 
publicada, que o redator "meteorico" cobriu de ridiculo. 

No segundo niimero leu-se bem langado editorial de pro-
testo contra as "Farpas", acervo nojento que os srs. Rama-
Iho Ortigao e Ega de Queiroz deviam ter antes cuspido em 
uma escarradeira do que atirado na face de um povo i rmao". 

Poucas assinaturas firmavam a materia d'O Meteoro, 
salientando-se os pseudonimos Cotovia da Cunha, Dr. Pam-
pa, Efireno e Fortunio Liceti. Tendo a penultima edigao saido 
a 23 de junho, a ultima (n" 4) so apareceu no dia 28 de ju-
Iho, terminando ai sua existencia (Bib. Piib. Est.). 
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A VERDADE — Semanario Consagrado a Causa da Hu-
manidade — orgao da Magonaria em Pernambuco, apareceu 
a 22 de junho de 1872. Impresso na Tip. do Comercio, apre-
sentou-se em formato de 38x28, a tres colunas de 14 ciceros, 
com quatro paginas. Assinava-se a 3$000 por semestre. Es-
critorio da redacao a rua 1° de Margo n^ 23. 

Resultou a fundagao do periodico da "manifestagao das 
diversas lojas maconicas do Recife contra o ato menos pen-
sado do Bispo do Rio de Janeiro suspendendo o padre Almei
da Martins" (1) . Mais de trezentos magoes, de ambos os ori-
entes, reuniram-se, sob a presidencia do veneravel da loja 
"Regeneragao" e, depois de discutir judicioso programa, re-
solveram publicar uma folha "para promover e defender os 
interesses da instituigao". 

Assentado o titulo — A Verdade, para a chefia da reda-
gao foi escolhido Joao Franklin da Silveira Tavora, sendo 
membros das comissoes de colaboragao e de revisao Aires de 
Albuquerque Gama, dr. Malaquias, Franco de Sa, Castelo 
Branco e V. Chaves Junior; tesoureiro — Pinto de Maga-
Ihaes. 

O artigo de apresentagao dizia, inicialmente: "Esta fo
lha vem alistar-se nas fileiras da intrepida milicia que com-
bate o erro classico, seja em materia de fe, seja em materia 
de razao". 

Todo o editorial, de quase uma pagina, em tipo corpo 
7, batido, se reportou ao jesuitismo, condenando-o como "hos-
pede sinistro, malefico e malevolo", fazendo citagoes histo-
ricas sobre a agao dos filhos de Loiola e ressaltando a Mago-
naria como "a mais litil e salutar das humanas instituigoes". 

Seguiram-se outros editoriais e as segoes: "Religiao", 
"Revista estrangeira", "Noticias do pais", "Fatos locais", 
"Revista da imprensa" e "Literatura", com poesia de Anto
nio de Sousa Pinto. No fim de tudo, o seguinte Aviso: 

"Esta redagao recebe, com reconhecimento, e ate soli-
cita, quaisquer noticias ou informagoes que Ihe queiram for-

(1) Segundo registara Sacramento Blake ("Die. Bibl. B r a s " , Vol. Ill, 
pag. 443), foi com a chegada do Bispo D. Frei Vital a Pernambuco que a 
Magonaria resolveu criar A Verdade, no que houve engano do Autor, 
como esta acima demonstrado. 
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necer as lojas, quer desta, quer de outras provincias, a res-
peito das suas solenidades, atos de filantropia e, em geral, 
tudo quanto sirva para dar ideia do progresso da Magona
ria entre nos. Tais subsldios, constitulndo servigo no inte-
resse da ordem, parecem no caso de ser prestados com a me-
Ihor vontade". 

Logo no segundo niimero, iniciou A Verdade a publica-
gao do "Breve" do Papa Clemente XIV, que extinguia e su-
primia, "em todo o orbe", a Companhla de Jesus. No tercei-
ro, um editorial criticava a medida tomada pelo bispo dio-
cesano, que proibia a celebragao de missas por alma dos ma-
goes. Sob o titulo "Alicantinas jesuiticas", Vladimir entrava 
em polemica com o periodico O Catholico. Depois, comegou 
a reprodugao das "Cartas ao Bispo Diocesano", assinadas 
pelo Padre Guilherme Dias, de Pelotas. For am outros cola-
boradores: Jose Bonifacio, com a serie "A Magonaria e os je-
suitas"; Edmundo de Pressence, dr . Santos Melo, e tc . , alem 
de discursos, artigos de Franklin Tavora e Dr. Malaquias 
e abundante noticiario das atividades magonicas no Recife. 

Findo o primeiro quartel de publicagao, devido a aceita-
gao que t inha tido A Verdade e as "crescentes necessidades 
de promover em mais amplitude os interesses da nossa com-
plexa propaganda", resolveu a diregao aumentar para oito 
paginas as suas edigoes, com o acrescimo de apenas 1$000 
na assinatura trimestral, que passou para 4$000. A partir 
do no 12, foi impressa na Tip. Mercantil. 

Aumentou, consideravelmente, a materia publicada, sen-
do a oitava pagina ocupada, a partir de entao, com a trans-
crigao d'"Os amores de um jesuita — Historia verdadeira", 
da autoria de Gustavo Graux. Incluiu-se, igualmente, uma 
pagina de Literatura, assim como a segao "Ciencias". No no 
16, de 21 de setembro, iniciava-se a serie "Cartas ao Bispo 
de Pernambuco", com a assinatura de Origenes (pseudoni-
mo de Aprigio Guimaraes) . Outras segoes: "Historia", "Cri-
tica", "Instrugao e Educagao", "Belas Artes", por Aires de 
Albuquerque Gama (2), "Galeria Magonica", etc . 

Na edigao de 19 de outubro, A Verdade ocupava-se da 
cisao operada na Magonaria local, apos a "fusao dos dois 

(2) Os artigos de Aires Gama foram republicados em 1882, n'A Tri-
buna, sob o titulo "Nocoes de Belas Artes" e assim enfeixados em livro, no 
ano seguinte, edicao da Tipografia Central, 162 paginas. 
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antigos Orientes em um so, sob a denominagao de Grande 
Oriente Unido do Brasil", aconselhando os pernambucanos a 
reconhecerem o Conselheiro Saldanha Marinho como grao-
mestre, para a obra de congragamento. No mes seguinte, (edi-
Qao de 23 de novembro), escreveu a redagao: "Esta firmada 
a uniao da familia magonica pernambucana" . Aderira a 
causa a ul t ima loja que faltava manifestar-se. 

Sob o titulo "Aos Senhores Seminaristas", divulgou a 
edigao de 14 de dezembro: "As colunas deste seman^rio con-
sagrado a causa da humanidade estao francas a quaisquer 
publicagoes decentes que tenham por fim dar a conhecer 
abuses, arbitrariedades e injustigas praticadas no Semina-
rio de Olinda, pelo Reitor, pelo Bispo ou por quem quer que 
seja". 

A Verdade, cuja redagao se transferira para a rua Duque 
de Caxias n° 9, 1° andar, findou o ano divulgando o n° 30, 
de 28 de dezembro, com um voto "de cordial reconhecimen-
t o " aos assinantes que, sem dar ouvidos "a obsessoes para se 
ret i rarem", continuavam a emprestar seu apoio a publi-
cagao. 

O no 1, ano II, saiu a 1 de jan,eiro de 1873, com o for-
mato aumentado, trazendo pela primeira vez, no cabegalho, 
o nome do redator-chefe Franklin Tavora. Um Aviso, abrin-
do a primeira pagina, advertiu: "O jesuitismo, o romanis-
mo, em geral tudo quanto for principio egoistico e estreito 
nao passara sem o nosso formal protesto. Temos fe no fu-
t u r o " . 

Logo em seu primeiro editorial, A Verdade atacou o Bis
po Frei Vital, a proposito do caso da eleigao de Aires de Al
buquerque Gama para juiz da I rmandade de N. S. da Sole-
dade, u m a vez que uma portaria da Diocese dizia estar ele 
sujeito a excomunhao, por ser magao, e, no caso, ou abjurava 
ou seria expulso da instituigao religiosa. 

Pouco mais, na edigao do dia 8, escrevia a redagao: "Nao 
e mais possivel a ninguem enganar-se. O sr . bispo acaba de 
se declarar o protetor dos jesuitas, em prejuizo da verdadei-
ra religiao catolica, e tanto do clero como das corporagoes 
religiosas nacionais". 
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Nao teve tregua a campanha contra o jesuitismo e o bis-
po diocesano, inclusive em macigo rodape assinado por Vas-
co Castro. Iniciava-se, tambem, a publicagao das "Cartas 
Interessantes" do Papa Clemente XIV. 

O n" 14, de 15 de fevereiro, constituiu-se em edigao ex-
traordinaria, de 3.000 exemplares, assim comegando uma 
nota de abertura: "Para solenizar o ato do sr. Frei Vital Ma
ria, langando excomunhao sub gravi contra A Verdade, resol-
veu esta redacao dar a folha de hoje gratis ao povo. O escri-
torio se conservara aberto ate as 6 horas da tarde, a fim de 
satisfazer prontamente a procura do publico". Apos t rans-
crever "curioso extrato" da Carta Pastoral de 2 de fevereiro 
(publicada no Diario de Pernambuco do dia 12), frisou o ar-
ticulista: 

"Esta redagao perdoa de todo o coragao a Frei Vital o 
dano oue Ihe supos fazer langando sobre a folha a sua con-
denagao, reprovagao e proibigao episcopal; e, longe de Ihe 
querer mal porisso, confessa-se especialmente grata a quern 
tanto acaba de distinguir a mesma folha, recomendando des-
sarte sua leitura a todos os homens verdadeiramente reli-
giosos, sisudos e independentes". 

Nao houve solugao de continuidade na circulagao bisse-
manal do orgao, nem no seu programa, que veio a divulgar, 
entre outras materias, originals ou transcri tas, poesias de 
Frei Caneca e de Landelino Camara, condenando os jesuitas; 
Cartas ao autor d'"A Igreja e a Magonaria", por Joao Huss, 
desde 29 de margo; artigos de Jordano Bruno e de O. Y. , 
este em polemica com A Uniao (orgao catolico); "Carta de 
um provinciano a seu amigo na Corte", pelo O Carapuga; 
a longa serie "A Igreja e o Estado", por Ganganelli (pseudo-
nimo de Saldanha Marinho), a part ir de 26 de abril, e arti
gos d'O Verdadeiro Crente, sucedendo-se, igualmente, edito
rials e noticiario local em torno das atividades da Magona
r ia . 

No n° 79, de 4 de outubro, comegava um editorial: "A 
solugao da questao religiosa, que tao profundamente tem 
abalado a sociedade brasileira, nao deve, nao pode, nem ha 
de t a rda r" . E, no n° 84, com a assinatura de A. G . : "O Es
tado nao pode continuar unido a Igreja; ou a separagao mais 
absoluta e completa, ou a reprodugao das cenas supinamen-
te repugnantes para o patriotismo e para a propria religiao, 
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que tao impavido promoveu o fanatizado prelado desta infe-
liz diocese. I.iberdade absoluta de cultos ou obrigagao com-
pleta das nacionalidades pela ditadura papal e o aviltamen-
to da razao e da consciencia pelo mais repugnante jesui-
t i s m o . . . " 

Desde o n° 79 foram excluidos o nome do redator-chefe 
e a divisa "orgao da Magonaria em Pernambuco", possivel-
mente para simplificar o cabegalho, porque nao houve qual-
quer alteragao no programa nem na linguagem do periodi-
co. E assim prosseguiu, sem interromper-se, ate 29 de no-
vembro de 1873, quando saiu o n° 87, que foi o ultimo (Bib. 
Piib. Est., Arq. Piib. Est. e Bib. do Liceu de Artes e Oficios). 

JORNAL DO COMMERCIO — Semanario editado pela 
Associagao de Guarda-Livros de Pernambuco, iniciou sua cir-
culagao a 29 de junho de 1872, formato de tres colunas lar-
gas, com quatro paginas (45x32), impresso na Tipoerafia 
Mercantil, a rua do Torres n" 10, sendo a redagao instalada 
a rua Duque de Caxias n° 79, 1° andar. Dizia o exnediente: 
"Recebem-se, agradecem-se e publicam-se, gratuitamente, 
todos OS artigos que possam interessar ao com6rcio e k in-
dustria". Assinaturas: 3S000 por trimestre, acrescldos de 
$500 para o interior e provincias. 

Tinha "por escopo, segundo o artigo de apresentacao, 
advogar, teorica e praticamente, os interesses da Agricuitu-
ra e Comercio da provincia, em suas diferentes manifesta-
goes", dizendo-se "orgao exclusivo das duas grandes classes" 
e propondo-se a servi-las no vasto campo das ideias". 

Aceitava artigos para publicagao, embora escritos em 
lingua estrangeira. Nao se deixaria prender nas "perigosas 
teias" da politica, tendo sempre "um voto de louvor ou de 
reprovagao para o governo que cumprir o seu dever ou dei-
xar de cumpri-lo". 

A segunda parte do editorial veio escrita em frances, se-
guida de topicos em ingles e alemao. 

Constituia-se a materia do periodico quase so de edito-
riais e notas informativas comerciais, financeiras e mariti-
mas, sendo alguns comentarios repetidos em diferentes idio-
mas. 
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Sem alterar a circulagao, o Jornal do Commercio sofreu 
algumas modificagoes na edigao de 5 de outubro, passando 
de tres para quatro colunas de 14 ciceros e admitindo anun-
cios e quaisquer publicagoes que nao entendam com politica, 
a 40 reis a linha per vez". Constou do cabegalho: "Proprie-
dade e redagao de Faustino Porto e Vitoriano Palhares. Pu-
blicado sob os auspicios da Associagao de Guarda-Livros de 
Pernambuco". 

Foi ligeiramente ampliado o seu programa, com a in-
sergao "de artigos de interesse geral e literario, cuja indole 
seja mais expansiva do que a daqueles que tern ate aqui cons-
tituido a manifestagao exclusiva do piano de ideias inerentes 
as duas grandes classes comercial e agricola, as quais, entre-
tanto, jamais serao sacrificadas a nova fungao que adquire 
o jornal, por forca de circunstancias a tal ponto intuitivas 
que dispensam ser comentadas". 

Vinha atacando, em boa linguagem, a administragao da 
Alfandega, defendida pelo Jornal do Recife e pelo Diario de 
Pernambuco. 

Na mesma edicao de 5 de outubro, o articulista voltou-
-se contra o Diario, que elogiara a Capatazia, acusada de 
"serias faltas", concluindo com o que chamou uma licao de 
etica: "Quanto a digna redacao do Diario de Pernambuco, 
sentimos que se deixasse engodar, dando assim lugar a que 
a sua voz na imprensa seja reputada, por esta vez, de valor 
muito inferior ao que a caracteriza na arena jornalistica, a 
cujos decanos cabe dar o exemplo de como deve ser compreen-
dida a missao da imprensa moderna, que e servir a causa da 
justica e nao a particular de alguem, que procura conseguir 
bom exito a custa do falseamento da opiniao publica, a qual 
deve ser esclarecida pelos legitimos orgaos da publicidade". 

Bateu-se o semanario, a seguir, com o primeiro dos dois 
mencionados diarios, a respeito da questao da carne verde. 
E, em obediencia ao novo programa, iniciou a 12 de outubro 
a divulgagao de folhetim, poesias e cronicas literarias de au-
tores como Tobias Barreto de Meneses, Gongalves Crespo e 
Vitoriano Palhares e transcricoes. Durou pouco, entretanto, 
sua existencia. 

A 28 de dezembro, com o 27° numero publicado, o Jornal 
do Commercio anunciou sua suspensao, "para evitar uma 
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bancarrota" . Nao tendo tido "o concurso material necessa-
rio a sua existencia", ia "procurar no olvido o esquecimento 
produzido pelo malogro de suas esperan^as". E que nunca 
recebera estipendios para a divulgagao de artigos de defesa 
do comercio, rejeitando ofertas de dinheiro que implicariam 
em cercear-lhe a liberdade de pensar (Bib. Pub. Est.) . 

A ROSA — Jornal Literario — O primeiro numero pu-
blicou-se a 30 de junho de 1872, formato de 26x18, com qua-
tro paginas de duas colunas. Propriedade de Antonio Fer-
nandes da Silveira Carvalho, imprimiu-se na Tipografia Li
beral, a rua da Imperatriz n" 21 . Destinado a circular nos 
dias 10, 20 e 30 de cada mes, assinava-se a 500 reis mensais, 
pagos adiantados. 

Surgia o pequeno orgao, consoante o artigo de apresen-
tacao, "com a consciencia de poder prestar algum auxilio 
as letras", sendo o amor a ciencia o unico movel que o "guiou 
pelos caminhos tortuosos e interminaveis da imprensa jor-
nalistica". Nao entraria "em assuntos de interesse T3ublico 
aos olhos da historia e da filosofia", nem cogitaria de poli-
t ica. 

A edigao inseriu produQoes concisas, em prosa e verso 
inclusive folhetim, assinadas pelo redator-proprietario e ou-
tros, com iniciais ou com os pseudonimos P. Stubs, Efri-
zeno e Rosbar. 

Nao existem comprovantes dos n s . 2 a 5. O n° 6, im-
presso na Tipografia Mercantil, saiu a lume no dia 17 de 
ag6sto (Bib. Pub. Est.). 

A VERDADE — Jornal Satirico, Literario e Noticioso — 
Impresso na Tipografia Imparcial, de Elias Marinho Falcao 
de Albuquerque Maranhao, a rua do Fogo n° 30, em pequeno 
formato, "o no 1 saiu a 15 de julho e o n^ 16 (ultimo) a 26 
de outubro. Numero avulso — 80 reis" ("Anais") . 

Nao existe nenhum comprovante na Biblioteca Publica 
do Estado, fonte citada pelo historiador Alfredo de Carvalho. 
fi tambem ausente A Verdade nas demais bibliotecas visita-
das pelo atual pesquisador. Nem os jornais da epoca deram 
noticia de sua existencia. 

A UNIAO — Periodico Religiose, Politico, Polemico e No
ticioso — Entrou em circulaQao a 7 de agosto de 1872, for-
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mato de 45x28, com quatro colunas de composigao e quatro 
paginas, trazendo aos lados do titulo as sentengas: "Cum 
impii sumpserint / Principatum, gemet Populus" e "Inmul-
tiplicatione justorurai laetabitur Vulgus" (Prov. XXIX, 2 ) . 

Numa faixa, em toda a largura da pagina, vinha o Ex-
pediente: "A Uniao publica-se duas vezes por semana; e as-
sina-se a razao de 12S000 por ano, 6$000 por semestre e 3S000 
por trimestre (pagos adiantados) . Todos os negocios relati-
vos a este periodico devem-se t ra ta r com o seu diretor, o d r . 
Jose Soriano de Sousa, no escritorio da Tipografia, a rua d' 
Aurora n° 1. Publicam-se gratis os escritos em defesa da 
Religiao; e os outros pelo que se convencionar". Editor: Mi
guel Arcanjo da Silva Ribeiro. 

Abriu o texto uma carta petitoria para publicar o jor-
nal, assinada pelo diretor, seguindo-se-lhe a autorizacao 
episcopal, firmada pelo bispo Frei Vital Maria Goncalves de 
Oliveira, e o "Prospecto" de apresentagao, de quase uma pa
gina, com o programa a cumprir . 

Segundo o articulista, nao mereciam a confianca d'A 
Uniao (1) os partidos politicos em evidencia no pais — o 
Conservador e o Liberal, o primeiro dos quais nao conserva-
va "os principios da religiao, da moral e da justica", e o se
gundo fazia da liberdade "um simples meio de explorar a 
opiniao publica". 

No programa incluia-se a polemica, como convinha "^s 
exigencias de um seculo tao disputador como o nosso. A re
ligiao esta no fundo de todas as questoes; a todos os respeitos 
e chamada a te la" . Nao esqueceria a parte noticiosa dos fa-
tos de importar^cia. "Ela (A Uniao) conta ter na Corte, em 
Roma, em Lisboa e em Paris, pessoas competentes para, me-
diante cartas, por os seus leitores em dia com os sucessos 
mais notaveis que por la se passarem". Publicaria, tambem, 
"escolhidos romances cristaos". 

A par de longos artigos de interesse da religiao catolica, 
inclusive doutrinarios, A Uniao deu inicio a uma segao de 
comentarios int i tulada "Palestra", destinada a " t ra tar das 

(1) A presente A Uniao nao tinha nenhuma ligagao com a de 1848, 
estudada no volume anterior desta obra. 
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bagatelas e futilidades dos adversarios". E atacou os "espa-
Ihafatos estampados n'A Verdade e no Jornal do Recife", que 
principiaram a combater o orgao catolico antes mesmo do 
seu aparecimento. 

No segundo niimero iniciava-se um folhetim, com o ro
mance "Lione", da autoria do Padre Antonio Bresciani. Lo
go comecou a polemizar com o periodico O Liberal. Divulga-
va o Expediente do governo do Bispado, informagoes do Exte
rior, cogitando, por outro lado, dos problemas citadinos, a 
par da doutrina e da controversia religiosEis. 

Longos artigos, em prosseguimento, abordavam diferen-
tes temas, tais como: Espiritismo, Magonaria, Jesuitismo e 
Paganismo, inserindo, ainda, "Correspondencia particular", 
de Lisboa; comunicados, transcrigoes, "Cartas a Origenes", 
por Peri Archon, e tc . 

Terminado o ano com o no 39, de 23 de dezembro, o se-
guinte (ano II) so surgiu no dia 4 de fevereiro de 1873, au-
mentado o formate para 51x34, a cinco colunas de compo-
sigao, sendo constituida de anuncios a quar ta pagina, mas 
somente de publicacoes religiosas. Nao continuou a "Pa
lestra" . 

O no 60, de 19 de margo, teve sua pagina de frente cir-
culada de vinhetas, dedicada a Sao Jose, "pai putativo de 
Jesus", com dois editorials alusivos k, da ta . 

Edigoes e mais edigoes abriam o texto com a serie de 
longos artigos "O liberalismo nas Constituigoes e a Refor-
ma Eleitoral". Sucessivas notas atacavam os pontos de vista 
do Jornal do Recife e d'A Provincia, sobre a Questao Reli-
giosa. 

Apos o no 76 ocorreu uma pausa na publicagao, que pas-
sou de 14 de maio para 14 de junho, quando voltou ao for-
mato primitivo e a tipografia foi reinstalada na rua do Hos-
picio no 59. 

Aconteceu que elementos exaltados, durante uma ma-
nifestagao publica anti-jesuitica, t inham assa \ado a oficina 
grafica d'A Uniao, empastelando-a. A edigao do reapareci-
mento condenou a participagao da Magonaria e do Partido 
Liberal no atentado, embora ressaltasse a existencia, entre 
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OS liberals, de "caracteres nobres e honestos". Abriu a pri-
meira pagina uma Carta Pastoral de D. Frei Vital, sobre os 
acontecimentos, dos quais o prelado era o proprio pivo. 

No seguinte numero, o periodico registava "sinais de re-
gozijo" dos magoes por haver o governo imperial decidido a 
Questao Religiosa em favor deles, terminando por publicar 
o Aviso Ministerial de 12 de junho, que mandou reintegrar 
o mandato da Irmandade do Santissimo Sacramento da Pa-
roquia de Santo Antonio. 

Seguiu A Uniao seu programa, em defesa dos principios 
da religiao catolica, do bispo diocesano e dos jesuitas em ge-
ral, dando combate a imprensa liberal-magonica e, ate, ao 
Diario de Pernambuco, nem liberal nem magom. Numa edi-
cao extraordinaria de seis paginas, inseriu, ocupando qua-
tro delas, a resposta de D. Vital ao Aviso Ministerial. 

Nao parou mais de publicar cartas, artigos e comunica-
dos de adesao a causa do prelado; e divulgou: a partir de 17 
setembro, o folhetim "Ricardo ou A Maconaria", e de 8 de 
outubro, a serie de quatro "Cartas a Fabio Rustico", assina-
das por Agnppa, acontecendo que este era o pseudonimo do 
professor Aprigio Guimaraes, o mais rancoroso anti-jesuita. 
Nessas cartas-pastiche, o caricatureiro Agrippa procurava 
destruir os pontos de vista do Agrippa real, que publicara 
dois livros contra o jesuitismo, assinando-se Fabio Rustico. 
Em notas redacionais, A Uniao fazia crer que os dois pseu-
donimos eram de pessoas diferentes, "defendendo" o jorna-
lista Aprigio Guimaraes de anti-jesuitismo. 

Finda a Jornada do ano com o n^ 128, de 24 de dezembro, 
prosseguiu a numeragao, no ano III, a 3 de Janeiro de 1874. 
Logo nessa edicao, editorials e notas de protesto foram dedi-
cados a pronuncia e ordem de prisao contra D . Vital, "por 
nao ter querido dar cumprimento ao Aviso do sr. Joao Al
fredo mandando levantar o interdicto langado a Irmandade 
do S. S. Sacramento de Santo Antonio." 

A Uniao deu cobertura total a Questao Religiosa, com 
artigos, inclusive, de Didymo; correspondencias de Tasco, do 
Rio de Janeiro; raros comentarios do professor Pedro Au-
tran da Mata e Albuquerque, que se voltara contra Ganga-
nelli, e a serie de extensas "Cartas a S. M. o Imperador", 
assinadas por um Humilde e Reverente Sudito, a ultima das 
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quais, a XI, publicada a 8 de abril; alem de discursos, sen-
tengas, adesoes, versos laudatorios de A. Pimentel, mensa-
gens, breves, pastorals, artigos do Padre Jose Honorio Be-
zerra de Meneses e outros assinados com pseudonimos. 

Desde a edigao de 4 de fevereiro, passou a abrir a pri-
meira pagina a seguinte oragao: "Pro constitute in car-
cere, Oratio Deus, qui beatum Petrum apostolum a vinculis 
absolutum, illaesum abire feciste: Famuli tui vitalis antistitis 
nostri in captivitate positi vinculis absolve; eumque ipsius 
meritis illaesum abire concede". 

Tendo sido sua linguagem, no artigo do n° 156, conside-
rada injuriosa ao Imperador, foi o periodico religioso cha-
mado a responsabilidade, por crime de injurias impressas 
(2) . Entretanto, o editor foi impronunciado em julgamento 
de 7 de julho. 

A fim de dar vasao a materia, sobretudo transcricao de 
discursos parlamentares, a respeito da Questao Religiosa, A 
Uniao veio a proporcionar edicoes de seis paginas (a sexta, 
porem, em branco) a 13 e 27 de junho, e juntou um Suple-
mento de quatro paginas ao n° 111, de 1 de julho, contendo 
uma Carta Pastoral do Bispo de Olinda, enviada do carcere 
da Fortaleza de Sao Joao. 

Nas edigoes de 6 de junho e 25 de julho, foram inseri-
das, em linguagem de ridiculo, uma "Carta de Fabio Rustico 
a seu compadre Ganganelli" (3) e a "Resposta de Ganganelli 
a seu compadre Fabio Rustico", em longa versalhada de 
quintilhas (4) . 

(2) Segundo A Provincia (edigao de 29/4/1874), "o orgao do bispo 
D. Vital" foi levado a juizo devido ao "acervo de injur ias" langado contra 
S. M. I . , que perdoara "a assassinos e ladroes e nao perdoou a D. Vital" . 

(3) Ganganelli era o pseudonimo com o qual o Conselheiro Joaquim 
Saldanha Marinho escrevia na imprensa diaria carioca e pernambucana 
contra a uniao entre a Igreja e o Estado e contra o jesui t ismo. 

(4) O autor anonimo dedicou uma estrofe aos pseudonimos de Aprigio 
Guimaraes: 

"Aqui e Agrippa chamado, 
Marco Antonio e acola; 
ora e o mestre Origenes, 
depois o nome se da 

de Fabio Rustico". 
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A Uniao deu, igualmente, cobertura ao caso do Para, cu-
jo bispo tambem foi pronunciado e preso em identicas con-
dicoes ao de Pernambuco. Nao se interrompiam os ataques 
ao Jornal do Recife e A Provincia, ao conservador Diario de 
Pernambuco e A Reforma, do Rio de Janeiro. Nem foi pou-
pado mesmo o Conego Pinto de Campos, de quem se ocu-
para a redagao, a 5 de dezembro: 

"Pobre padre! Para servir ao governador perseguidor da 
Igreja, pretende deslustrar caracteres serios e indiferentes 
a tudo o que o padre pode dizer". 

Nos meses de novembro e dezembro, o professor Jose So
riano de Sousa divulgou longas cartas ao Conselheiro Zaca-
rias de Gois Vasconcelos, "sobre a necessidade de organizar-se 
um partido catolico". 

A ult ima edicao do ano, a 30 de dezembro, vergastou, 
em editorial, a portaria do Presidente da Provincia, Barao 
de Lucena (divulgada em seguida), que expulsava os pa
dres jesuitas estrangeiros de Pernambuco. 

O no 227, ano IV, circulou a 5 de Janeiro de 1875, com 
alteracoes no cabecalho, constando como divisa, apenas, a 
frase latina: "Pro aris et fogis". Aos lados do titulo ficou fi-
gurando o expediente, inclusiva a tabela de assinaturas, com 
o prego do trimestre aumentado para 4S000. Saiu do cabe-
galho o nome do diretor, mantido desde o primeiro numero. 

Intensificaram-se os ataques aos chamados inimigos da 
Igreja e aos jornais que o apoiavam. Apareciam, ao mesmo 
tempo, artigos de colaboracao do Conego Francisco Bernar
dino de Sousa, Padre Poeira (acusado, depois, de atos de im-
piedade), padre Felix Barreto de Vasconcelos e professor Pe
dro Autran da Mata e Albuquerque, poesias de Antonio Pe-
pes B . de Vasconcelos, etc . 

Decorridos alguns meses, a edicao de 18 de setembro 
substituiu a "Oratio pro episcopis in captivitate constitutis", 
da abertura da primeira pagina, por uma nota inti tulada 
"Parabens aos catolicos!", anunciando a anistia concedida 
aos bispos de Pernambuco e do Para, pelo governo imperial. 

Publicado o n° 308, a 3 de novembro, A Uniao ficou sus-
pensa ate 22 de Janeiro de 1876, quando encetou nova nu-
meragao, dispondo-se, como sempre, "a combater pela causa 
santa da religiao e da patr ia" . 
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Nesse ano, mantida, ininterruptamente, a meta traca-
da, veio a regozijar-se a redagao, a 7 de outubro, com o re-
gresso ao Recife do bispo D. Vital. Logo mais, uma vez di-
vulgado o no 82, datado de 18 de novembro, findava a exis-
tencia do famoso periodico (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. 
Arq.). 

A CIGARRA — Folha semanal do tipo joco-serio, circu-
lou o no 5 (nao encontrados comprovantes anteriores) a 28 
de setembro de 1872, formato de 30x20, com oito paginas, 
impressa na Tip. Mercantil e litografada por J . te Kock. 
O desenho do titulo figurou uma cigarra maior, ao centre, 
enquanto outras, menores, ocupavam-se em perseguir jesui-
tas . Custava 600 reis o numero avulso e 13$000 a anuali-
dade. 

As quatro paginas tipograficas ocuparam-se em atacar 
OS papas e criticar os discipulos de Santo Inacio de Loiola. 
Inseriu versos chistosos de Frei Gerundio, intitulados "Zum-
bidos"; outros de Efrizeno e Variedades. As quatro paginas 
em litogravura constituiam-se de charges, cujo tema eram, 
ainda, os jesuitas, sob o mais tremendo ridicule. 

Apos o n° 7, aparecido sem data, obedecendo ao progra-
ma anterior, existe o no H, de 9 de novembro, cuja litogra
vura ilustrativa da pagina de frente apresentou um homem 
de casaca e cartola, bra^os abertos, exclamando (legenda): 
"Pela segunda vez desejo saber a que horas posso encontrar 
em casa os meus assinantes que nao satisfizeram ainda sua 
assinatura". Toda a demais materia, litografica ou tipogra-
fica, visava aos padres jesuitas. 

A publicacao estendeu-se, apenas, ate o n^ 12, de 17 de 
novembro (Bib. Piib. Est.). 

A ILLUSTRAgAO PERNAMBUCANA — Jornal Ilustra-
do e Satirico — Comecou a publicar-se no dia 6 de outubro 
de 1872, formato de 32x23, com oito paginas, quatro das quais 
em litogravura. Trabalhado em oficina propria — Tip. Ame
ricana — a rua de Santa Rita Velha n^ 25, t inha a redacao 
no primeiro andar . Proprietario e redator — Herminio Er
nesto de Lemos Amaral. Circulagao semanal, aos domingos, 
adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano — 16$000; se-
mestre — 9$000; trimestre — 5$000; para fora da provincia: 
18$000, 11$000 e 6S000, respectivamente. Preco do exemplar 
— $500. 
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Na "Profissao de fe", abrindo o texto, lia-se: "Se defen
der OS direitos do povo oprimido, do comercio, da agricultu-
ra, das artes, contra a prepotencia e abusos do poder, e ser 
republicano — nos o somos. Se atirar a satira ao rei e aos 
homens do poder, e ser liberal — nos o somos. Se combater 
OS desvarios do povo, e tudo mais que afetar a ordem social, 
e ser conservador — nos o somos. Mas, republicana, liberal 
ou conservadora, A Illustragao Pernambucana se mantera 
debaixo do justo e do honesto; atacara a autoridade, qual-
quer que seja, logo que ela se desviar uma so linha das raias 
de suas atribuigoes, mas respeitara a autoridade que se man-
tiver debaixo das linhas que Ihe sao tragadas". 

Advertiu, por fim: " . . . invadi ra desde o palacio do rei 
ate a mais baixa choupana, quando assim for preciso. Sua 
critica, entretanto, respeitara o seio das familias e a vida 
privada dos individuos". 

Principiou o interessante periodico admitindo as segoes: 
"Cenas familiares"; "Por paus e por pedras"; "Grande Con-
gresso do Belo Sexo"; "Pago da Illustragao Pernambucana"; 
Mote e Glosas e "Circo acavalado". As paginas 1, 4, 5, e 8 
constituiam-se de desenhos, a comegar por artlstico cabe-
galho, tendo como centro um an jo de asas abertas, caneta 
k mao, entre livros, flores e globo mundial. 

Bembem das Candelarias era mencionado como redator, 
enquanto Jose Neves firmava as ilustragoes. Surgiram os 
perfis de "Contemporaneos celebres", depois substituidos por 
"Tipos do Recife". Outras secoes curiosas, marcadas de fino 
humorismo: "As priminhas"; "Espiritualinas", a cargo de 
Espanchonete; "Isauropedinas", por Istrambolinides, e dife-
rentes notas satiricas variavam a materia geral. A parte li-
tografica ficou assim distribuida: l a . pagina — figurino de 
modas; 4a. e 5a. — charges de critica de costumes; 8a. 
— retrato de personalidades. 

A publicagao seguiu ritmo normal, vindo a terminar o 
ano com o no 13, de 29 de dezembro. 

Reaparecendo na segunda quinzena de 1873, circulou o 
no 5 a 16 de fevereiro e o n^ 12 a 5 de abril, correspondentes 
ao segundo trimestre. Continuou (faltam comprovantes) 
ate, pelo menos, o mes de setembro. Do ano de 1874 foi pos-
sivel manusear o n° 2, datado de 31 de maio, ai constatan-
do-se ser Joao V. Pereira Dutra um dos proprietarios da em-
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presa, transferida a redagao para a rua das Trincheiras (ho-
je inexistente) no 48, sem nenhuma outra alteragao. Indo 
mais alem, atingiu o n° 5, ano III, conforme o noticiario do 
Diario de Pernambuco de 22 de julho de 1874. 

Foram outros colaboradores d'A Illustra§ao Pernambu-
cana: Jose Maria de Albuquerque e Melo Junior, Pitomba, 
R. X., Pan, Figaro, Sacrista, Al-Sevil, Mephi, o das "Labare-
das"; Morel, Angelico, Tirteu, Nihil, Fabius, Carapuceiro Mi-
rim, e tc . , a salientar a segao "Trancos e barrancos", enun-
ciada como "coisas sem nexo, redigidas, dirigidas e digeridas 
por Neneca". As paginas em litogravura permaneciam sob 
a responsabilidade de Jose Neves, auxiliado por Ernesto Car-
neiro Leao (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (1) . 

O SCORPIAO — Jornal Ilustrado — Redigido por Juve
nal (1 A) e Persio, o no 1, ano I, circulou a 20 de outubro de 
1872 (2), formato de 27x18, a duas colunas de composigao. 
Duas frases latinas vinham abaixo do titulo: "In hoc signo 
vinces" e "I. . . gnatio fecit versum". Nenhum expediente. 

Dedicado a ironia e a satira, cheio de verve, quase toda 
a primeira pagina foi ocupada por "O canto de guerra", a 
guisa de apresentagao, em que cada frase, de tres ou qua-
tro linhas, era uma sentenga, seguida pelo refrao: "O Scor-
piao e livre". A segunda pagina foi em parte preenchida com 
OS versos jocosos "Tesouradas", sem assinatura. Completa-
ram-na notas ligeiras de critica politica. Nada mais pode 
ser anotado, porque do exemplar manuseado so existe a pri
meira folha, sendo impossivel verificar o numero exato de 
paginas. Nem apareceu nenhuma ilustragao (3) (Bib. N a c ) . 

(1) Colegoes bastante desfalcadas. Na Biblioteca Nacional nao exis-
tem mais que os ns. 5, 7 e 8 de 1873. 

(1 A) No seu "Testamento" (plaqueta editada em 1933), afirmou Adolfo 
Generino dos Santos que redigiu o "numero unico" d'O Scorpiao "com 
Sousa Pinto, Rangel de Sao Paio e outros". 

(2) No "Dicionario Bibliografico Brasileiro", Sacramento Blake men-
cionou O Escorpiao. . . aparecido em. . . 1873. E Alfredo de Carvalho, nos 
"Anais", declarou nao ter conseguido pormenores. 

(3) Agradecendo a remessa do curioso 6rgao, escreveu o Jornal do 
Commercio de 2/11/1872: "O Scorpiao e o scorpiao da imprensa. Apresen-
ta-se esplendidamente; muito prometedor de ferroadas. . . sublimes. Voa e 
morde, simpatico inseto! Se para cabal desempenho de tua missao for 
mister. . . ferir-nos tambem, nao nos poupes nao, uma vez que sejas im-
parcial e 16gico. N6s todos, a cidade inteira, suspiravamos por um acicate; 
vieste tu — o ferrao: tambem serve. Ainda bem. Era ja tal a invasao de 
aranhas. . ." 
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REVISTA ILLUSTRADA — Periodico literario de 1872, 
impresso na Tip. Comercial, "o no 1 saiu a 1 de novembro. 
Era redigido por Manuel Hortencio Peregrino da Silva e foi 
substituido pelo seguinte. Muito raro" ("Anais") . 

REVISTA PITORESCA — Do genero satirico-humoris-
tico, destinada a circular nos dias 10, 20 e 30 de cada mes, 
viu-se publicado o no 3 a 20 de novembro de 1872, formato 
32x23, com oito paginas, quatro das quais trabalhadas em 
litogravura, inclusive o cabegalho, que apresentou espalha-
fatosa alegoria. Impressao da Tipografia do Comercio e ser-
vigo litografico de C. & H. P . , situados a rua Larga do Ro-
sario no 35, sendo ilustrador L. de Freitas. Assinatura tri-
mestral: para o Recife — 3^000; para "outro qualquer lu-
gar" — 4S000. Freqo do exemplar — 400 reis. Redagao atri-
buida a Manuel Hortencio Peregrino da Silva. 

A partir do no 4, saiu com capa em papel de c6r, s6 im-
pressa a pagina de frente, exibindo artistica combinagao de 
vinhetas. Prosseguiu, com regularidade, constando de sua 
materia tipografica comentarios sobre a atualidade, biogra-
fias (no no 5, a do Barao de Itamaraca, Antonio Peregrino 
Maciel Monteiro), seqoes de anedotas, Curiosidades, Miscela-
nea, Charadas, colaboragao de V. de M., etc. Afora as qua
tro paginas de alegorias, charges de critica de costumes e 
paisagens, cada edicao trazia, soltas, duas estampas litogra-
ficas em papel especial, de expressivos retratos de persona-
lidades. 

Estendeu-se a existencia da Revista Pitoresca ate, pelo 
menos, o n° 8 (1), dado a publico no dia 20 de Janeiro de 
1873 (Bib. Piib. Est. e Bib. Nac.) (2) . 

A CAMPONEZA — Jornal Critico, Poetico e Analitico — 
Saiu o primeiro numero no dia 10 (1 A) de novembro de 
1872, formato de 22x16, com quatro paginas, impresso na 
Tipografia "Campestre". Sem outro qualquer expediente, 
trazia, sob o titulo, a quadra: 

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara, como ultimo numero, 
o 5°, seguido de interrogagao. 

(2) Na Biblioteca do Estado so existem comprovantes dos ns . 3 e 5. 
Os demais foram manuseados na Biblioteca Nacional. 

(1 A) Nao no dia 1, como pretendeu Alfredo de Carvalho. 
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"A modesta Camponeza 
Sauda, bela e louga, 
As mogas a quem se mostra 
Nesta formosa manha" . 

Em concisa apresentagao, declarou-se orgao sem preten-
soes. Publicaria pequenos artigos, circulando "todos os do-
mingos, para dar os bons dias aos seus leitores". 

A edigao, que, apesar do enunciado, foi unica, inseriu 
materia variada, leva, em prosa e verso de estilo ameno (Bib. 
Piib. Est.). 

A ORTIGA — Figura, apenas, no mencionado catalogo 
de Caitano Pinto de Veras, como tendo circulado em 1872. 

O MILORD PERNAMBUCANO — Registo identico ao 
precedente, faltando-lhe, porem, a da ta . 

A LOCOMOTIVA — 1872 — "6rgao de uma associagao 
beneficente de empregados da Companhia de Trilhos Urba-
nos do Recife a Olinda e Beberibe". Sem pormenores 
("Anais") . 

1873 

ALMANAK DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO — Cir-
culou no principio de Janeiro de 1873, formato de bolso (14x 
10), contendo aproximadamente 400 paginas e impresso na 
tipografia do Correio do Recife, a rua do Imperador n° 79, 
1° andar . Responsdvel desconhecido. 

Apresentou materia de rotina. Apos o Calendario, inse
riu longo estudo, sem assinatura, sobre "O Brasil, sua posi-
gao geografica, aspecto geral e produgao do pais". 

Ficou no primeiro niimero (Bib. Pub. Est., e Bib. do 
Inst. Arq.). 

O BEIJO — Jornal Dedicado ao Belo Sexo — ComeQOU 
a publicar-se no dia 18 de Janeiro de 1873, formato de 18x13, 
com quatro pdginas de papel de cor. Trabalho material da 
Tipografia Americana. 
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Ligeiro editorial de apresentagao assim concluiu: "O 
Beijo e a folhinha solta, que voa a esmo. . . Amparai-o". 

Divulgou incipiente literatura feminina, em prosa e ver
so amorosos, tudo sem assinatura. 

Circulava aos sabados. Mas o quinto e, provavelmente, 
ultimo numero saiu "depois de tantos dias" de ausencia, a 
15 de margo, nas mesmas condigoes do primeiro (Bib. Piib. 
Est.) (1) . 

O JESUITA — Impresso na Tipografia do Jornal do Re
cife, a rua do Imperador no 47, em formato de 26x18, com 
quatro paginas de duas colunas, apareceu a 26 de Janeiro de 
1873, destinando-se a sair em dias indeterminados. Sob o 
titulo trazia: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vem a vos 
com vestidos de ovelhas e dentro sao lobos roubadores" (S. 
Mat. cap. 7, v. 15), e "Deve-se sempre extorquir das viuvas 
a maior porgao de dinheiro possivel, inculcando-lhes a nossa 
extrema pobreza" (Mointa Secreta, cap. I, disp. 7 ) . 

Sem editorial de apresentagao, fe-lo em versos ligeiros, 
ao fechar a ultima pagina, cuja segunda quadra foi a se-
guinte: 

"O Jesuita da imprensa, 
Que tao humilde aparece, 
Aos Vitais e aos Loiolas 
Suas linhas oferece." 

Acentuou o versejador que a folha nao pouparia "as ir-
mas de caridade" nem "os Loiolas de casaca", concluindo: 

"O Jesuita, que agora 
Comega sua Jornada, 
Precisa, para ser lido, 
Oitenta reis e . . . mais nada". 

Composto em tipo corpo 7, batido, o pequeno orgao com-
portou bastante materia, dividida em notas concisas, como 
"Jesuitada"; "Variedades", por Tavil; "Coisas incriveis", 
alem do inicio das "Instrugoes secretas da Companhia de 
Jesus". 

(1) Nao existem exemplares dos ns. 2, 3 e 4. 
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Logo no dia 29 surgiu o segundo numero, trazendo as 
"Noticias do inferno", por Mornifi, em versos de sextilhas, 
e outros assinados pelo Dr. Caixinho. Dentre os "Loiolas de 
casaca", era o professor Jose Soriano de Sousa o mais visado. 

Sem deixar de criticar "o barbudo Frei Vital", mais "je-
suitas, bispos, frades, freiras", o irreverente orgao, cuja re-
dagao era atribuida a Aprigio Guimaraes, publicou-se ate o 
no 6, datado de 20 de margo (Bib. Piib. Est.). 

O EXCOMMUNGADO — Periodico Satirico — Circulou 
o n° 1 a 30 de Janeiro de 1873, impresso na Tip. Boa Vista, 
formato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas, pa
ra ser vendido a 80 reis o exemplar. Circulagao em dias in-
determinados. Sob o titulo trazia as seguintes quadras: 

"Jesuitas, jesuitas 
De roupeta e de casaca! 
Ai vai o Escommungado 
Como perpetua matraca . 

Ha-de a mascara arrancar-vos 
A brilhante luz do dia, 
Descobrindo, de tal sorte, 
Vossa negra hipocrisia. 

Azucrim, por toda a parte 
Vos seguira dia e noite. 
Do ridiculo a zurzir-vos, 
Sem compaixao, com o agoite. 

Tais e tantas vergalhadas 
Dar-vos-a, que finalmente 
Haveis de correr fugidos 
Do Recife eternamente". 

O editorial de apresentagao dizia: "O Excommungado, 
vitima duma tirania inqualificavel, exercida em nomo do 
Cordeiro Imaculado, aparece, de langa em riste, para tomar 
parte, na proporgao de suas forgas, no combate que se trava 
entre o ultramontanismo e a liberdade, a treva e a luz, a 
que sao provocados os gladiadores da consciencia livre. Fa-
lara serio quando Ihe parecer que deve faze-lo, empregando 
de preferencia a satira, o ridiculo, porque so disso sao me-
recedoras as cenas de escandalo de que tem sido testemunha 
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a populagao da cidade do Recife, representadas pelo a tual 
diocesano, pelo santo e preclarissimo conego Joao Crisosto-
mo, capelao-mor das beatas da igrejinha dos Milagres; pelos 
importadores da santidade romiana, os celebres Jose Soriano, 
Jose Honorio, Yoyo do Barracao, Dr . Caixinhos e seus as-
seclas ." 

De acordo com o programa que se tragara, so divulgou 
verrinas, em prosa e verso humoristicos, envolvendo padres 
jesuitas, beatos e beatas . E assim prosseguiu, nas poucas 
edigoes dadas a publicidade, combatendo, concomitantemen-
te, o bispo D. Frei Vital, em face da Questao Religiosa, e as 
ideias do orgao catolico A Uniao. As versalhadas eram assi-
nadas por Uma Ovelha, Pio X, Torquemada, O Excommun-
gado, Pedro Arbues, Domingos de Gusmao, e tc . 

O quarto e ultimo numero publicou-se a 23 de fevereiro 
(Bib. Piib. Est. e Arq. Piib. Est.). 

O AZUCRIM — Jornalzinho de 21x15, circulou pelo Car-
naval, em fevereiro de 1873, com quatro paginas de papel de 
cor, declarando-se propriedade, redacao e distribuicao (gra
tis) dos azucrins (1), impressao da Tipografia Liberal. 

Divulgou materia critico-humoristica,. incluindo longos 
versos de definicao dos azucrins, sem constar nenhuma re
ferenda ao motivo do seu aparecimento, a nao ser a excla-
magao, acima do tltulo, em tipo miiido: "Viva o Carnaval!" 

Foi o primeiro jornal carnavalesco aparecido em Per-
nambuco (Bib. Pub. Est.). 

O LIBERAL PERNAMBUCANO (1 A) — Periodico Politico 
e Comercial — Entrou em circulagao a 1° de margo de 1873, 
formato de 52x36, com quatro paginas a cinco colunas de 
composigao, sendo impresso na Tip. Liberal, a rua do Im-
perador no 21 . Publicar-se-ia, "por ora, u m a vez por sema-
na", custando 3$000 a assinatura t r imestral . Divulgaria os 
artigos politicos que estivessem "de acordo com o seu pro
g rama" . 

(1) Havia, entao, no Recife, O Clube Carnavalesco dos Azucrins, que 
funcionou ate pelo menos 1875. 

(1 A) Outro O Liberal Pernambucano, de circulagao diaria, publicou-se 
de 1852 a 1861 e acha-se estudado no volume 2° desta obra. 
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O editorial de abertura focalizou a situagao politica do 
momento, concluindo com a declaragao de que ia combater 
"o governo pessoal, o absolutismo de fato". Seguiu-se o 
"Programa", igualmente extenso, cujo ultimo topico dava 
toda dedicacao "ao Partido Liberal, n a expectativa e na es-
peranga, na crenga, na fe, n a convicgao de que ele nao per-
dera de vista o Imperador com seu governo pessoal, e em-
pregara tudo quanto for urgente e conducente a extingao 
deste governo pessoal, a destruigao do absolutismo em que 
vivemos". 

Mais alguns artigos e o Folhetim, ocupando dois roda-
pes, comnletaram as duas primeiras paginas, sendo as duas 
ul t imas dedicadas, apenas, a anuncios, nunca tantos antes 
em folhas periodicas. 

Tendo condenado a violencia praticada, no Rio de Ja
neiro, contra o jornal A Republica, inseriu O Liberal Per-
nambucano, em seu n° 3, um "Manifesto ao Pais", a respei-
to daquele acontecimento. 

Seguindo-se a publicagao regularmente, nao Ihe falta-
ram sucessivos artigos redacionais, com ataques ao Ministe-
rio, ao governo provincial, aos padres jesuitas e ao bispo D. 
Vital. 

A edigao de 8 de maio, sob o titulo "Causa celebre", deu 
ciencia de haver sido citado o proprietario do periodico para 
comparecer em juizo e exibir o autografo do artigo inserto 
na edigao de 26 de abril, sob o titulo "Um reu desembarga-
dor". Entretanto, a redagao considerou inexistente a de-
nuncia . Resultou ficar em nada a citagao. 

Com o no 14, de 5 de julho, diminuiu o formato para 
44x30, em quatro colunas, mas, a fim de nao prejudicar os 
assinanites, passou a circular bissemanalmente. E conti-
nuou seu programa sem mais alteragoes, inserindo raros 
Comunicados de Camilo Desmoulins; "a pedidos" de Romu-
aldo Alves de Oliveira e, finalmente, o folhetim "Emilia", 
sem assinatura, que nao passou de tres rodapes, porque O 
Liberal Pernambucano se findou logo, uma vez dado a pu
blico o no 21, de 9 de agosto (Bib. Pub. Est.) . 

O KALEIDOSCOPIC — Tipografia Liberal, 1873. Cita
do no "Catalogo da Exposigao de Historia do Brasil", de 1881, 
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"apareceu em meados de margo, porquanto o n^ 3 e de 12 
de abril. Semanal . Trimestre — 1$000. Numero avulso — 
10 reis" ("Anais"). 

A LUZ — Periodico Republicano — Entrou em circula-
gao a 9 de abril de 1873, formato de 25x17, com quatro pa-
ginas de duas colunas, sendo impresso na Tip. Liberal, a 
rua da Imperatriz no 21, depois rua da Aurora n° 7. Assi-
nava-se a 2S000 por trimestre, mediante pagamento adian-
tado, custando o numero avulso $040 e, logo a partir do se-
gundo numero, S080. "Residencia da redacao": Praia do Cal-
dereiro no 41 . As publicacoes solicitadas seriam cobradas 
conforme ajuste. 

Surgiu em "prol da liberdade, em prol da causa pernam-
bucana, que ha de ser a salvacao do Brasil". "Para isto — 
acentuava o editorial — batizamo-nos A Luz, porque so esta 
pode remover das trevas os entraves que nos tolhem o pro-
gresso, a marcha progressiva do genero humano" . 

Nada t inha sobre as crencas politicas dos homens. "Nos
sa missao e outra; e doutrinar o povo, e esclarece-lo no co-
nhecimento das verdades, fazendo-o sentir os males que Ihe 
causam e, a par dos obreiros do futuro, langar tambem nossa 
pedra no edificio social". 

Num segundo editorial, lia-se que a Monarquia era "sem-
pre o verdugo do povo, seja qual for a politica que comun-
gue" . E noutro: "A situagao atual da politica no pais des-
perta as mais graves reflexoes. Nao ha mais pudor no go-
verno, nao ha energia na oposigao". Seguiram-se comenta-
rios de incentivo ao povo; ja nao era "uma Utopia, um so-
nho o Partido Republicano no Brasil"; pedia uniao e rei-
vindicava direitos, terminando com o poema "A Luz", de 
Luiz Eustaquio da Conceigao Pessoa. 

Na segunda edigao, declarava um Aviso: "Qualquer ho-
mem do povo que for ofendido em seus direitos recorra as 
colunas de nosso periodico, que sera atendido". E numa 
nota final — "A todos os brasileiros" — assinada A Redacao: 
"Na empresa que ora encetamos, cremos que compreendem-
se OS interesses de todos, porque visa ela a aproximagao do 
futuro, que nao deixara de ser propicio ao Brasil: e por isto 
OS convidamos para que dignem-se coadjuva-la, nao so com 
suas assinaturas, como com suas penas" . 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 359 

Publicada regularmente, aos sabados e quartas-feiras, A 
Luz deu curso, em linguagem de estilo escorreito, ao desen-
volvimento do seu prograraia, atraves de sucessivos artigos 
e sueltos, passando depois a combater, paralelamente, o go-
verno provincial, na gestae de Henrique Pereira de Lucena, 
ao passo que atacava o Diario de Pernatnbuco. Combateu, 
igualmente, os jesuitas, o bispo D . Frei Vital e a escravatu-
ra, pugnando pela aboligao tota l . 

Em geral, nao t inham assinatura os artigos, alguns, po-
rem, eram, as vezes, firmados por G. F.; Uiti do Povo; Rivoli; 
Anibal A. Falcao; F . C. P . , Luiz Ciriaco Ribeiro, Tiilio, e tc . 
Ascanius e Fluitiinio focalizavam, raramente , assuntos lite-
rarios; e poesias apareciam- assinadas por Amaro Pessoa, 
Anio de Forja e mais pseudonimos. 

A part ir do n° 35, passou o periodico a ser impresso na 
Tip . do Comercio, a rua Camboa do Carmo n° 28. Ja desde 
o mes de agosto vinha-se fazendo a publicagao apenas uma 
vez por semana e, as vezes, mais espagadamente. Prosse-
guindo sem mais alteragoes, atingiu o no 41 a 30 de dezem-
bro, quando a redagao, em artigo de despedida do ano, decla-
rava poder voltar "melhor preparados para uma lu ta de vida 
e de morte, porque temos fe que o Brasil ha de regenerar-se". 

Com o no 42, ano II, em circulagao a 10 de Janeiro de 
1874, continuou inalteravel o programa d'A Luz — "republi-
cano, anti-jesuitico e abolicionista", ao que juntou a cam-
panha contra o dominio do comercio a retalho pelos Portu
gueses . A comegar do n° 54, de 25 de julho, aumentou o for
mate para 31x23 (tres colunas de 14 ciceros), comportando, 
aproximadamente, o duplo de materia, toda em tipo corpo 
8 bat ido. E entrou a divulgar extensos artigos assinados por 
Manuel Augusto da Fonseca e Silva e Floregio, este forne-
cendo, ao mesmo tempo, estiradas politicas e cronica-folhe-
t im; mais os poetas Anio de Forja, Auxarme, V. Moreira de 
Sa e outros, que apresentavam sonetos, quadras e glosas de 
estilo civico. 

Publicou-se A Luz, com irregularidade, ate o fim do ano, 
datado o no 62 de 14 de novembro (1) . A 23 de Janeiro de 
1875 saiu o no 64, possivelmente ultimo, nada obstante vies-

(1) A colegao manuseada apresenta algumas lacunas. 
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se solicitando a permanencia do auxilio dos assinantes, a fim 
de, iniciado o terceiro ano de sua atuagao jornalistica, con-
tinuar "na missao tragada" (2). 

A impressao, nos ultimos meses, esteve a cargo da ofi-
cina grafica d'A Provincia, a rua do Imperador n^ 77 (Bib. 
Pub. Est.). 

O TRABALHO — Publicagao periodica por Antonio de 
Sousa Pinto e Generino dos Santos — Surgiu a 15 de abril 
de 1873, formato de 33x22, com oito paginas a tres colunas 
de 12 ciceros. Constava do cabecalho a divisa: "Plena liber-
dade de imprensa no terreno das ideias, responsabilizando-se 
cada um pelo que escrever", seguida da legenda latina: "Fac 
et spera". Confeccionado na Tip. Mercantil, de Carlos Edu-
ardo Muhlert, a rua do Torres n^ 10, assinava-se a 3$000 por 
trimestre, para o Recife, ou 4$000 para o interior e provin-
cias. 

Ainda no Expediente: "Tendo a redagao deste jornal 
resolvido dar-lhe maiores proporgSes, no sentido de obviar 
futuras eventualidades, avisa aos srs. assinantes que por 
enquanto sera publicado apenas duas vezes por mes". 

Lia-se, no editorial de abertura, que o quinzenario nas-
ceu "da consciencia de um dever, e procurara triunfar da si-
tuagao precaria em que as condicoes de civilizagao o colo-
cam, como a seus contemporaneos na imprensa. Se o con-
seguir, sera um triunfo de mais e uma desilusao de menos. 

"Um periodico que se destina a proporcionar as diver-
sas classes socials mais de um motivo de ensino ou de agra-
davel e proveitoso passa-tempo, se tem uma tarefa dificil e 
espinhosa e tambem meritorio concurso para a grande obra 
do future. Feliz O Trabalho se puder desenvolver cabalmen-
te esse programa, como esta na mente e na vontade de seus 
obscuros redatores. So assim podera conquistar um acolhi-
mento sincero e animador". 

Inseriu artigos sobre diferentes assuntos, a maioria lite-
rarios, assinados por Lagos Junior, Silvio da Silveira Ramos 

(2) Vinte e dois meses depois, O Echo Artistico (edigao de 26/11/ 
1876) divulgava o seguinte: "Enviamos a todos os srs. assinantes d'A Luz 

o nosso periodico, por ter a redacao desta acordado em indeniza-los". 
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(depois chamado Silvio Romero) (1), Celso de Magalhaes, 
Aires Gama, Henry Murger (traducao) e Stenio, autor do fo-
Ihetim "Sem titulo", alem de poesias de Aureliano de Cam
pos, Celso de Magalhaes e Generino dos Santos, que tambem 
apresentou uma satira anti-jesuitica usando o pseudonimo 
Juvenal. 

O Trabalho circulou quinzenalmente, com regularida-
de, acrescentando ao corpo de colaboradores os nomes de 
Castro Alves (transcrigoes), A. C. Ferreira da Silva, Cle
mentine Lisboa, R. de Sampaio, Alfredo Brandao e outros. 
Atingiu o no 11 (ultimo publicado) no dia 20 de setembro 
(2), com um total de 88 paginas, em numeragao seguida 
(Bib. Nac.) (3) . 

O COMMERCIO A RETALHO — Publicou-se o n^ 1, ano 
1°, a 22 de abril de 1873, formato de 31x22, com quatro pa
ginas de duas colunas a 20 ciceros. Constava do expediente: 
" . . .publica-se uma vez por semana, aos sabados, e assina-se 
a 1$000 por serie de doze numeros"; avulso a $100. A impres-
sao estava a cargo da Tip. Comercial, a rua Estreita do Ro-
sario no 12. 

Uma "Advertencia", na ultima pagina, dizia: "A Dubli-
cacao desta gazeta e empresa de alguns brasileiros do co
mercio, que, por uma larga experiencia, conhecendo que o co
mercio a retalho sendo somente dos estrangeiros e um mal, 
entenderam apresentar uma publicacao para mostrar a ur-
gente necessidade de nacionaliza-lo". 

Mais adiante: "Entendendo os autores desta empresa 
que esta questao do comercio a retalho e de todos, convidam 
a todas as classes da sociedade para cooperarem, quer com 
as suas assinaturas, como com escritos prudentes e em ter-
mos que nos honrem". "Nada de recuar diante de arreganhos. 
A causa e nossa, nao a entreguemos aos estranhos, que uti-
lizam-se do nosso suor e zombam de nos". 

O artigo de apresentacao alertava: "Para conseguir-se 
a nacionalizacao do comercio, nao e preciso meio algum for-

(1) Nas edigoes de abril e julho, Silvio assinou a serie "O Roman-
tismo no Brasil". 

(2) Alfredo de Carvalho mencionara o n° 7, de 15 de julho, como 
ultimo publicado, fazendo-o, porem, interrogat ivamente. 

(3) O niimero de estreia d'O Trabalho e encontrado, tambem (linico), 
na Biblioteca Publica do Estado. 
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te; o que e mister e sermos patriotas, e contar com os nossos 
homens publicos, que tern sido a causa dos males que sofre-
mos". 

Seguiu-se outro editorial, intitulado "Meios de conse-
guir-se a nacionalizagao do comercio a retalho", vindo apos 
longa "Representagao a Assembleia Provincial", assinada 
por Joao Cancio Gomes da Silva e Romualdo Alves de Oli-
veira, que sugeriam pagarem os negociantes estrangeiros o 
imposto de seis contos de reis anuais ou admitirem "caixei-
ros brasileiros em seus estabelecimentos". Como exemplo, 
transcreviam a lei que "nacionalizou o comercio a retalho 
em Portugal". 

Nao cuidaram de outro assunto os longos artigos ou co-
mentarios ligeiros d'O Commercio a Retalho, nas edicoes que 
se seguiram. 

A periodicidade nao vinha sendo cumprida e o n° 6 ja 
saiu datado de 7 de julho (D, dai passando, na colecao ma-
nuseada (com lacunas), para o 14° e o 15°, este de 18 de 
setembro, com as seguintes alteracoes no expediente: "Serie 
de 20 numeros — 25000, ou 2S500 para fora da capital; preco 
do numero avulso — $120. Edigao de 1000 exemplares. As-
sinantes: 700". 

Nao existem mais comprovantes do bravo jornal ate o 
numero 45, apos o qual houve certo interregno. 

Com o n° 46 (tendo abaixo: no 1), ano III, serie 6^, vol-
tou a circulagao no dia 10 de julho de 1875, escrevendo a pro-
posito: "Tendo-se completado a 5^ serie d'O Commercio a Re
talho, foi suspensa sua publicagao por achar-se a oficina 
ocupada e em desarranjo. Como tenha cessado a impossi-
bilidade, vamos continuar na nossa espinhosa tarefa". 

Apos ligeiro topico, concluiu a nota de abertura, intitu-
lada "Ao publico": "Esperamos que o povo compreenda a uti-
lidade da discussao da nacionalizagao do comercio a retalho, 
do desenvolvimento das indiistrias, da agricultura, das artes. 

(1) Alfredo de Carvalho, no seu relato ligeiro dos "Anais", enga-
nou-se ao mencionar o n" 5 como ultimo publicado, atribuindo-lhe, alem 
disso, a data de 23 de julho, em lugar de junho. 
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das quais O Commercio a Retalho se ha ocupado com tanto 
denodo. O povo que nos ajude, que assine uma publicagao 
que advoga a causa nacional". 

Passou, segundo rezava o Expediente, a publicar-se em 
dias indeterminados, ja impresso em tipografia propria, a 
rua do Imperador no 12, custando ISOOO uma serie de 10 nu-
meros, para a cidade, ou 1S200 para fora, e SlOO o exemplar. 

O no 47 (ao mesmo tempo: n^ 2) circulou no dia 31, nao 
havendo indicios de mais alguma edigao. 

Nessa ultima fase, a folha intensificou sua campanha, 
inclusive atraves dos artigos de Joao Cancio Gomes da Silva, 
difundindo, igualmente. os acontecimentos do municinio de 
Goiana, onde comerciantes brasileiros vinham sendo perse-
guidos (consoante os correspondentes dali) pelos Portugue
ses. 

Foram as dificuldades financeiras o motivo da susnen-
sao do periodico. Escreveu a redacao, a respeito: "Da publi-
cacao passada temos mais de seiscentos mil reis sem receber, 
o que deu lugar a sacrificios extremes para a sustentacao da 
gazeta". 

De certo que a situacao se tornara insustentavel — one-
sar dos 700 assinantes referidos no cabecalho, — faltando ao 
jornalista proprietario Romualdo i^lves de Oliveira a ainda 
dos leitores-amigos, para os quais tantos apelos fizera (Bib. 
Pub. Est.). 

O LABARO — Critica e Literatura — Fundado nos Dri-
meiros dias de abril, publicou-se o no 5 a 8 de maio de 1873, 
formato de 37x26, com quatro paginas a tres colunas de 14 
ciceros. Trazia, sob o titulo, a divisa: Alea jact est". Impres-
sao da Tip. Comercial. Semanario, assinava-se a 3$000 por 
trimestre, sendo um dos redatores Celso Magalhaes. 

A edicao estampou, em continuacao e a continuar, uma 
biografia de Manuel Beckman, por Clementino Lisboa; o es-
tudo "Poetisas brasileiras", com a assinatura Z.; folhetim 
literario de Mephisto (pseudonimo de Adolfo Generino dos 
Santos); poesias de Candido de Brito e do redator mencio-
nado; boa secao de Teatro; Noticiario, etc. 

Teria ficado no no 5 (Bib. Pub. Est.). 
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CULTO AS LETTRAS — Periodico Cientifico e Literario 
— orgao do Instituto Historico Filosofico Pernambucano 
(1), surgiu a 20 de maio de 1873, formato de 26x18, conten-
do 16 paginas, mais a capa, esta em papel de cor. Comissao 
de redagao: Frederico Augusto Borges (relator), Isaias Gue-
des de Melo e Albino Gongalves Meira de Vasconcelos. Im-
pressao da Tip. Comercial, a rua Estreita do Rosario no 12. 
Assinava-se "a 2S000 por trimestre dentro da capital, e . . . . 
3S000 para fora, pagos adiantados". Negocios a tratar na 
"residencia da redagao", a rua das Trincheiras (transversal 
a rua Nova e hoje inexistente) n° 48, 1° andar . Slogans da 
abertura do texto: "Transibunt dies augebitur scientia" 
(Bacon) e "Travaillez, travaillez, il en restera toujours quel-
que chose". 

Constava do artigo-programa: "Tradugao fiel do que 
somos — fracos cultivadores da ciencia — ele (o periodico) 
servira de simples trato a nossos exercicios intelectuais. Ex-
pressao genuina de nossas ideias, ele sera o pobre monumen-
to em que gravaremos os pensamentos dessa epoca feliz e 
cheia de concepcoes sublimes a que chamam mocidade, como 
exiguos auxiliares ao majestoso edificio do futuro. Santo 
respiradouro de nossos mais intimos sentimentos pelo pro-
gresso da patria, ele sera o orgao de nossos sinceros votos no 
pequeno templo da ciencia, prestando ardente culto as le-
t ras" . 

Logo no no 2, a revista repeliu criticas do jornal O La-
baro, que Ihe atribuira "falta de unidade de principios", con-
tinuando a polemica nas edigoes seguintes. 

No n° 4, em nota assinada, os redatores Frederico Bor
ges e Isaias de Melo voltavam-se contra Silvio Ramos (depois 
chamado Silvio Romero), o qual, atraves das paginas do se-
manario O Liberal, refutara o artigo "A critica literaria", in-
serto na primeira edicao d'O Culto, sem assinatura, mas sa-
bidamente redigido por Albino Meira. Acentuou a nota: 
" . . .0 sr. Silvio nao e homem para as lutas serias, as lutas 
da ideia. A sua linguagem insultuosa e virulenta ao diri-
gir-se a um colega, o horrivel metodo de argumentagao com 

(1) O Insti tute Historico Filosofico Pernambucano fundou-se a 18 de 
outubro de 1868, tendo sido seu primeiro presidents Jose Anastacio da 
Silva Guimaraes . 
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as armas do pelejador baldo de recursos, de meios para levar 
de vencida o adversario, constituem-lhe pessima recomen-
dagao". 

No referido no 4, que saiu a 22 de agosto, viu-se Albino 
Meira substituido, no corpo redacional, por Jose Bandeira de 
Melo. 

As quatro edigoes, em numeragao seguida, formam um 
volume de 66 paginas. Teria circulado outra edigao em se-
tembro. Sua materia dividia-se em "Parte Cientlfica" e "Par
te Literaria" (prosa e verso), sendo colaboradores, alem das 
produQoes da tu rma de casa, Altino de Araujo, Angelo Yago, 
Castro Rebelo Junior, Idealista, A. Brandao, Pacheco Soa-
res, Pereira Franco, M. Jonhson Ferreira, Joao Kopke e 
Pietro Fiorentino, que fazia a "Cronica" do fim, sendo a ul
t ima delas assinada por outro pseudonimo: Rafael Olozaga. 

Seguindo o ritmo anterior, voltou a publicar-se o Culto 
as Lettras — no 1, ano II — a 1° de maio de 1874, desfalcado 
o corpo redacional de Isaias Guedes de Melo e transferida a 
confecgao material para a Tipografia do Comercio, si tuada 
na rua Camboa do Carmo no 28. Novos colaboradores: Al
bino Meira (de volta), J . Morais, J . Gualberto Gomes de Sa 
e Fritz, o cronista. 

Embora nao restem comprovantes outros, das edigoes 
seguintes, a publicagao prosseguiu, sendo o aparecimento do 
no 6 noticiado a 23 de outubro do referido ano, pelo diario 
A Provincia, em cuja oficina passara a ser efetuado o traba-
Iho grafico. 

Prosseguiu em 1875, saindo o no 1, ano III, no dia 25 
de julho, obedecendo a quantidade inicial de paginas, sem 
alteragoes quanto ao expediente. Escreveu o editorialista: 
"Os que ficam tern o inauferivel dever de conservar a im-
prensa na mesma altura, fecundando pelo estudo e pelo tra-
balho, em ordem a convencer, aos que hao de chegar, de que, 
no dia do abandono da imprensa o livro estara fechado, as 
nogoes de direito obliteradas, a vida politica extinta e um 
retrocesso fatal se tera operado nos ingentes progressos obti-
dos pela civilizagao e pela liberdade. O Culto as Lettras foi 
como um fiat no meio da indiferenga que enervava o coragao 
da mocidade; esta, despertada, disse para o seu primeiro 
orgao: Surge et ambula. . . E ele ha de caminhar, nao como 
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o proscrito da legenda hebraica, mas como o obreiro infa-
tigavel". 

A edicao inseriu, na "Parte Cientifica", produgoes de 
J . M. Metelo (novo redator) e Bandeira de Melo e, na "Par
te Literaria", longo artigo assinado por Um Carvoeiro, assim 
se ocultando Albino Meira para atacar Tobias Barreto de Me-
neses, cujo recente livro, "Ensaios e Estudos de Filosofia e 
Critica", classificou como "coisa muito ruim", "que nao va-
lia nada" . Castro Rebelo Junior e F . de C. firmaram poesias, 
e H. o "Folhetim" (Bib. Piib. Est.). 

Ainda ocorreu a publicacao do no 2, ano III, datado de 
25 de agosto (2), paginas 17 a 32, ainda capa de cor e cola-
boragao, entre outros, de L. F . e Pietro Fiorentino (Exem
plar unico existente na Biblioteca Nacional) . 

O VERDADEIRO CATHOLICO — Jornal Hebdomadario 
— Iniciou-se a 7 de junho de 1873, formato de 31x21, com 
quatro paginas de duas colunas largas, impresso na Tip. Co-
mercial. Sob o titulo trazia os conceitos: "fi so a verdade de 
Deus que confere a verdadeira liberdade. O Evangelho de 
Cristo e o codigo da redencao intelectual, social e religiosa". 
Assinava-se a 7S000 por ano (8$000 para fora da capital) e 
a 2S000 por trimestre. 

O editorial de apresentacao condenou a "doutrina sub-
versiva propagada pela negra seita dos filhos de Loiola", a 
"onda devastadora do ultramontanismo" e os "modernos fa-
riseus da sinagoga romana", acentuando: 

"Sublime e civilizadora por certo e a missao d'O Verda-
deiro Catholico. Ele tem por fim nao so lutar em prol de 
todos OS direitos do homem, pregar amor e fraternidade — 
como pregavam, outrora, os primeiros apostolos aos cristaos 
da primeira igreja — mas tambem arrancar as mascaras 
desses falsos discipulos de Jesus, que, esquecendo e perver-
tendo OS saos princlpios do Cristianismo, so aspiram o do-
minio universal pela mais sordida cobiga de mando e de ri-
quezas. Assim julgamos ter explicado o aparecimento d'O 
Verdadeiro Catholico, orgao pelo qual pretendemos glorifi-
car a Jesus Cristo e a sua doutrina". 

(2) Alfredo de Carvalho registara o n° 1, de julho de 1875, como 
ult imo publicado. 
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Circulando regularmente, cumpriu o programa traga-
do, atraves de longos editorials, focalizando, principalmen-
te, a Questao Religiosa em Pernambuco, com palavras de 
simpatia a grei magonica e de crltica aos atos do bispo D. 
Frei Vital Maria de Oliveira. No regime do "continua", Phi-
laletho escreveu o estudo "O Estado e a Igreja". A partir do 
n° 4, publicou-se o trabalho "Roma perante o seculo", de Carl 
von Koseritz, cuja insergao se estendeu ate o ultimo niime-
ro, sem chegar ao fim. Enquanto isto, Anemoscopo langa-
va um protesto contra a ati tude do lider politico liberal Za-
carias de Gois, que, na Camara dos Deputados, afirmara nao 
poder tornar-se juiz, no Brasil, o cidadao que nao profes-
sasse a religiao Catolica, Apostolica, Romana. 

Era desse genero a materia rotineira do semanario. Ou-
t ra serie de artigos, que nao chegou ao fim, de tao longa, foi 
a inti tulada "Separacao da Igreja do Estado", firmada por 
S. Morin. As vezes completavam alguma edigao as "Varie-
dades", nao faltando, ate, esporadicas poesias, inclusive de 
Vitoriano Palhares. 

Alem de outras transcrigSes, dlvulgou, ja nos ultimos 
niimeros, extensos artigos sobre o tema "Esteve Sao Pedro 
alguma vez em Roma?" 

Sem interrupgoes, salvo na ult ima quinzena do ano, O 
Verdadeiro Catholico deu a lume 31 edigoes, a derradeira 
das quais datada de 17 de Janeiro de 1874 (Bib. Pub. Est.). 

A LANTERNA — Jornal Contra a Tirania — Comecou 
a publicar-se no dia 21 de julho de 1873, formato de 22x15, 
com quatro paginas de duas colunas. Redator — M. A. Aze-
vedo Pontes. Impresso na Tip. Comercial, a rua Estreita 
do Rosario no 12, t inha escritorio da redagao na Travessa 
do Ouvidor (atual rua Marques do Recife) no 1, locals onde 
se vendia o exemplar a 60 reis e se contratavam assinaturas 
a razao de 3S000 por semestre. Ainda constava do Expedien-
te: "A redagao aceita todo e qualquer artigo de fora e assu
me a responsabilidade estando legal". 

Surgiu na imprensa, conforme o editorial de apresenta-
gao, "para dissipar as nuvens dos horizontes politicos deste 
pais. Um clube de liberals disfarcados se ergue para fazer 
oposigao aos conservadores com a capa da santa instituigao 
republicana. Infamia! Ilusao! Mentira!" 
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Declarava-se habilitado a denunciar que o Clube Repu-
blicano do Recife fora organizado pelos liberals "para gal-
garem o poder a todo t ranse" . Desmascara-los era a missao 
d'A Lanterna. Seguiram-se comentarios intitulados "Desgam 
as mascaras", "Deixemo-nos de sofismas", "Lutemos" e ou-
tros, em que reivindicava a "republica federal", criticando 
acerbamente os falsos republicanos e condenando a "corru-
gao" do poder monarquico. Em artigo assinado, o redator 
abriu polemica, em torno dos republicanos-liberais, com J . 
F . Conceigao, este respondendo pelo Jornal do Recife. 

No segundo mimero, divulgou um "Protesto do Partido 
Republicano de Pernambuco", contra "a pena de morte lan-
gada ao infeliz soldado Joao Raimundo, pelo poder mode-
rador". Para que o povo, em geral, tivesse conhecimento 
desse protesto, a edigao, aumentada, foi distribuida gratis . 

Em sua curta existencia, A Lanterna defendeu sempre 
OS "republicanos federals"; fustigou a "democracia vil e no-
jenta"; repeliu as atitudes do bispo D. Vital e nao deixou de 
investir contra o presidente da Provincia, Henrique Pereira 
de Lucena. 

Terminou denunciando que falsos republicanos haviam 
arrecadado boa soma de dinheiro para os funerals de "um 
patriota distinto", Antonio Borges da Fonseca, mas nada 
fizeram, senao encher "a barriga, sem dar a minima satis-
fagao ao publico". 

O quinto e ultimo mimero do semanario saiu a 28 de 
agosto (Bib. Pub. Est.). 

A IMPRENSA — Orgao de Instrugao, Literatura, Re-
creio, interessado na ilustragao da Classe Artistica — Apare-
ceu no dia 3 de agosto de 1873, formato de 30x20, com qua-
tro paginas de duas colunas largas, impresso na Tip. Mer-
canti l . Abaixo do titulo, um de cada lado, vinham os con-
ceitos: "O estudo das artes liberals adoga os costumes e re-
prime a ferocidade" (Ovidio) e "O que entenderdes que e 
litil podeis sem receio publica-lo" (Courrier) . Assinava-se a 
2$000 trimestrais, acrescidos de $500 para fora da provincia, 
custando o mimero avulso 200 reis. 

A "Introdugao" constituiu um hino de louvor aos ar-
tistas, assim concluindo: "E quando o artista tiver recon-
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quistado seus direitos; quando a luz da ilustragao Ihe tiver 
mostrado todos os trilhos por onde Ihe e dado seguir, A Im-
prensa tera cumprido a sua missao. Respeitai a santidade 
da causa que ela defende. Deixai-a seguir caminho! E, se 
vossas forgas chegam a tanto, auxiliai-a". 

Inseriu extensa carta, alusiva, de R. de S. Paio; ligoes 
de Filologia e Geografia, prosa e poesia de C. T . , charadas 
e enigmas. 

Nao saiu jamais o segundo niimero (Bib. Pub. Est.). 

O POSTILHAO — Jornal Satirico e Joco-Serio — Funda-
do na semana anterior, para publicar-se aos sabados, circu-
lou o no 2 a 25 de outubro de 1873, formato de 30x20, com 
quatro paginas, sendo duas tipograficas e duas litograficas. 
Prego do exemplar — 200 reis. O desenho do titulo figurou 
um cavalo a toda brida, montado por homem de rebenque a 
mao, vendo-se na garupa um individuo em atitude de cair 
no chao. Abaixo, a seguinte quadra: 

"Nao se quer assinatura 
Pra se nao levar calote; 
Quem nao andar muito direito 
Apanha com o calabrote". 

Impresso na Tipografia Americana, as paginas de ma
teria redacional constituiam-se, tao somente, de cronicas li-
geiras e versos, compreendendo satiras, epigramas e remo-
ques. As outras duas estampavam charges de critica de cos
tumes (Bib. Pub. Est.). 

Apesar de nao existir outro qualquer exemplar colecio-
nado, O Postilhao nao morreu (1) . Talvez houvesse ficado 
suspenso por algum tempo. A 30 de agosto de 1874 o Diario 
de Pernambuco noticiava haver entrado em circulagao o no 
1 daquele orgao satirico editado pela Tip. Americana, con-
t inuando a faze-lo cada semana, ate 17 de outubro, quando 
registou o n° 8. Ainda comegou nova serie, cujo no 2 teve 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 2 d'O Postilhao como ultimo, 
seguido de interrogagao. 
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seu aparecimento noticiado na edigao de 26 de novembro. 
Nada mais informou o Diario. Foi o fim. 

JORNAL DE FABIO RTjrSTICO (1) — Revelagoes ao 
Povo — Circulou no dia 6 de novembro de 1873, formato de 
22x15, com quatro paginas de duas colunas, sendo impresso 
na Tip. do Comercio. Sob o titulo, apresentava a verrina: 
"O jesuita e o inimigo, tres vezes secular, da razao do homem 
e da liberdade dos povos. :fi t e m p o . . . Maldito o jesuita!". 

No "Prospecto" de apresentagao, explicava: "Quern seja 
Fabio Rustico (2) nao sabem os que se associam para a pu-
blicagao desta folha popular; mas, apreciando a valentia de 
tao arrojado lutador com a clava do livro, quiseram auxilia-
lo com a flexa do jornal . Eis a razao do nosso titulo, eis tam-
bem o nosso programa, amplamente revelado pelo mesmo 
titulo: Combater a vergonha, a infamia do jesuitismo na 
terra de Pernambuco". 

Esclareceu um Aviso da ultima pagina que, vendendo o 
exemplar a 100 reis, a redagao nao t inha ideia de lucro, vi-
sando apenas a cobrir a despesa tipografica. Publicar-se-ia 
em dias indeterminados, sendo distribuido na tipografia e 
nas livrarias. 

Comegando com a mofina "Fora o jesuita!", a materia 
da folha constituiu-se de artigos, sueltos e "Cronica", tudo 
encerrando violentos ataques e acusagoes a Ordem de Ina-
cio de Loiola e, particularmente, ao bispo D. Frei Vital, 
apontado como provocador da famosa Questao Religiosa de 
Pernambuco. 

Assim ocorreu quanto ao n^ 2 (e ultimo), datado de 29 
do referido mes, a par de uma carta da Fabio Rustico, agra-
decendo a redagao a honra de haver dado o seu nome de 
guerra ao orgao anti-jesuitico e reafirmando o seu horror a 
imprensa episcopal e aos que "babam, mordem, irritam, in-
vestem, fogem, sempre como uns caes, nunca discutindo os 
escritos e sim os escritores" (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao relacionado pelo citado autor dos "Anais". 
(2) Pseudonimo do professor Aprlgjo Justiniano da Silva Guimaraes, 

utilizado na publicacao de dois livros contra o jesuitismo. 
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1874 

O FUTURO — drgao da Mocidade — Fundado a 6 de 
margo ("Anais"), so existem comprovantes a part ir do n° 
8, de 30 de junho de 1874. Apresentava o formato de 22x15, 
com quatro paginas . Impresso na Tip . Comercial, a rua Es-
treita do Rosario n° 12, instalara redagao no mesmo local. 
Assinatura trimestral — 1$400; mensal — 500 reis, devendo 
circular tres vezes por mes . 

O no 9 saiu a 10 de julho e o n^ 13 a 20 de agosto. Sua 
mater ia constava de editorial, "Variedades" e colaboragao 
literaria de A. S. Lopes Lima, F . Retumba Junior, Jose de 
Amorim Salgado e Rufino A. de Almeida Junior (Bib. Piib. 
Est.). 

Prosseguiu a publicagao d'O Future, cujo ultimo nume-
ro, o 15° (1), foi noticiado pelo Diario de Pernambuco de 17 de 
setembro do mesmo ano . 

O BRAZIL ILLUSTRADO — Periodico Ludrico — Ini-
ciada a publicagao a 8 de margo ("Anais"), so foi possivel 
avistar comprovante do n° 7, de 18 de abril de 1874, forma
to de 31x22, com quatro paginas, sendo duas de retratos e 
charges, em litogravura, do desenhista Jose Neves. Aparecia 
aos sabados, custando o exemplar 500 reis e a anualidade 
10$000. Impressao da Tip . Comercial. 

Nada t inha de liidrica ou ridicula a mater ia do maga
zine, que inseriu l i teratura, inclusive poesias de C. T . e F . 
C. Pinheiro. Na primeira metade da quar ta pagina estam-
pou, em meio a expressiva alegoria, bom retrato do escritor 
Aprigio Guimaraes, ladeado de duas figuras de mulher, uma 
das quais em posigao de coroa-lo. Dizia a legenda: "Pernam
buco assiste a Liberdade coroar o autor do d rama Nunes Ma-
chado". 

Encontrado, tambem, mas feito Jornal Critico (e nao 
Ludrico), o no 3 d'O Brazil Illustrado, correspondente ao III 
trimestre e datado de 27 de setembro. Apresentou l i teratura, 
humorismo e critica de costimies, nas respectivas paginas 
tipograficas e litograficas (Bib. Pub. Est.). 

(1) A. de Carvalho registara o n^ 8 d'O Futuro, interrogativamente, 
como ultimo. 
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O DOMINGO — Periodico Cientifico e Literario — Im-
presso na Tip. do Comercio, em pequeno formato, "o n° 1 
saiu a 22 de margo. Rarissimo" ("Anais") . 

A MUTUCA — Periodico Humoristico — Surgiu no dia 
7 de maio de 1874, formato de 32x23, com oito paginas, sen-
do quatro de desenhos litograficos, a cargo de J . E. Purcell. 
Impressao da Tipografia do Comercio, situada a rua Pauli
no Camara (atual Camboa do Carmo) n" 28. Tabela de as-
sinaturas: ano — 12S000; semestre — 7$000; trimestre — 
4S000; para fora da provincia: 13$000, 8$000 e 5$000, respec-
tivamente; pagamento adiantado. Prego do exemplar — 
$500. 

Publicacao das quintas-feiras (titulo habilmente dese-
nhado, com mutucas voejando em torno), seguiu o progra-
ma tragado, servido de segoes amenas ou venenosas, a res-
saltar as "Mordidelas", "Contrasensos", "Beliscoes", Coisas 
impossiveis de acreditar", "Incompatibilidades", "A ultima 
hora", etc. 

Do n° 5 ao 12°, divulgou o romanceto "Julieta", sem de-
signar autor, tambem nao ocorrendo assinaturas em nenhu-
ma outra materia, nem nas charges em litogravura, de mui-
to mau gosto, destinadas a critica de costumes (Bib. Pub. 
Est.). 

Das tres unicas edigoes manuseadas faz parte o referido 
no 12, de 23 de julho (1) . O no 13, noticiado pelo Diario de 
Pernambuco de 4 de agosto, completou o primeiro trimestre, 
para logo comegar o segundo, vindo a extinguir-se A Mutuca 
com o no 3, registado pelo mesmo Diario, edigao de 2 de se-
tembro. 

O ECHO LITTERARIO — Periodico Instrutivo — Fun-
dado a 30 de junho de 1874 ("Anais"), nao existem compro-
vantes dessa primeira fase, que se teria prolongado ate o mes 
de setembro. 

Ressurgiu — no 1, ano II — a 1° de maio de 1875, for
mato de 22x15, com quatro paginas de duas colunas, im-
presso na oficina do Correio do Recife. Publicagao trimen-

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho designara, in-
terrogativamente, o n° 6, de 10 de junho, como ultimo. 
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sal, assinava-se a 2$000 por trimestre, mediante pagamen-
to adiantado. Redatores — Dias I rmaos. 

Dizia o "Programa": "Aparece, novamente, na arena 
jornalistica, donde por algum tempo se r e t i r a r a . . . " Tinha 
em vista O Echo Litterario, como dantes, "o aperfeigoamento 
e desenvolvimento das nossas inteligencias". Iniciou a re-
publicagao dos seis primeiros capitulos da novela "A vitima 
da ambigao" e M. C. Buarque ocupou-se, em artigo, d'"A 
atitude da imprensa entre nos" . 

Seguiu-se a circulagao com regularidade, divulgando 
l i teratura em prosa e verso e uma segao de Charadas. A 
partir do no 7, o trabalho material transferiu-se para a Ti-
pografia Mercantil e, atingido o n^ 10, de 15 de agosto, au-
mentou o formato para 37x20. A redagao tambem mudou 
de local, passando da rua 1° de Marco para a Larga do Ro-
sario n° 24, 1° andar . 

Entre nomes e pesud6nimos, o pequeno orgao contou 
com a colaboragao de D. Luiz Rivera, D. Juan Marin, Platao 
Cavalcanti, Ernesto Sarmento, W. Shafcspeare, Newcastre, 
F . X . Barreto, A. Santiago, A. J . Oliveira Junior, Patricio, 
H. Bom, Ciridiao Durval, etc. Ja nos ultimos numeros apa-
recia a Cronica-Folhetim, sem assinatura. 

O no 11 saiu com atraso de dois meses, precisamente no 
dia 10 de outubro (1) . Foi o fim (Bib. Fiib. Est.)-

A VOZ DA MOCIDADE (1 A) — Em sua edigao de 4 de 
julho de 1874, A Provincia acusou o recebimento do primei-
ro niimero desse jornal, cujo programa visava a "sustenta-
gao da forma republicana". 

Ficou ai o noticiario. 

REVISTA LITTERARIA — drgao da sociedade Ciencia 
e Progresso — Publicou-se o no 1 a 13 de julho de 1874, for
mato medio, com oito paginas de tres colunas largas. Im-
presso n a Tip. do Comercio, indicou, no cabegalho, o seguin-
te corpo redacional: Antonio Pinheiro Lobo de Meneses Ju-

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 10 como tendo side o ul t imo 
d'O Echo Litterario. 

(1 A) Nao consta dos "Anais" . 
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rumenha, M. B . Diegues Junior e Eugenio Samico. Abaixo 
do titulo, OS versos de Horacio: 

"Si quid novisti rectius isti 
Candidas imperti. Sinon 
Is utere meum". 

O editorial de apresentagao, dei quase uma pagina e 
muito bem redigido, fez um apanhado das ideias da moci-
dade que ingressava "na livre arena da imprensa" em face 
do "quadro sombrio da atualidade". 

Acentuou o articulista: " . . .somos mogos, saimos a cam-
po para sustentar nossas convicgoes, queremos tambem as-
pirar a aurea livre da praga publica, sentimos necessidade 
de adelgagar a atmosfera pesada que nos envolve". 

"Queremos a liberdade em sua irradiagao a mais com-
pleta, queremo-la todos, porque a sua posse sera o alvo dos 
nossos esforgos". 

"Nos que somos os cidadaos do futuro e os depositarios 
das esperangas da patria, empunhamos a pena, que ha de ser 
o nosso gladio, para prestar-lhe proficuo auxilio quando ela 
reclamar o tributo dos nossos esforgos". 

Colaboraram, na "Parte Cientifica", M. B . e Jurume-
nha; na "Parte Literaria": Samuel David, A. Holanda e, 
ainda, Jurumenha, com o romance de costumes cearenses 
"A orfazinha", que ocupou duas paginas, para continuar na 
edigao seguinte. Na "Parte Historica", grande espago foi ocu-
pado pelo trabalho "Os quilombolas", tambem em regime de 
continuagao. Assinaram poesias P . de Albuquerque, L. de 
Holanda, D. Vieira e Tome Afonso de Moura. 

"Todos OS seus artigos — escreveu, tres dias apos, o Dia-
rio de Pernambuco — estao recomendados por nomes de mo-
gos reputados ja de talento e estudiosos". 

Apesar dos "continua" e da boa receptividade encon-
trada, nao passou do primeiro niimero a Revista Litteraria 
(Bib. Pub. Est.). 

O REPUBLICANO FEDERATIVO — Periodico Politico, 
Religiose e Literario — Redigido pelo padre Jose Francisco 
de Arruda Camara e fundado a 15 de julho de 1874, para pu-
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blicar-se semanalmente ("Anais"), nao restam comprovan-
tes das edigoes correspondentes ao primeiro ano, cujo ultimo 
numero, entretanto, foi o 5°, registado pelo Diario de Per-
nambuco de 17 de dezembro. 

O no 1, ano II, circulou a 3 de abril de 1875, formato de 
31x22, com quatro paginas de duas colunas largas, impres-
so na Tipografia Americana e distribuido gratuitamente. 
Inseriu quatro longos editoriais, todos de critica ao regime 
monarquico, atacando o "negro e nefando Imperio da injus-
tiga". 

Nao foi possivel constatar ate onde se estendeu a publi-
cagao, no seu segundo ano de existencia. Outro linico com-
provante manuseado foi o no 9, ano III, de 4 de dezembro 
de 1876, cujo editorial, ocupando todas as quatro paginas, 
para continuar na edigao subsequente, comecou com o slo
gan (de 1868^ d'O Democrata Federative: "fi o governo ba-
charel imperial das desgragas do Brasil causa fatal" (Bib. 
Pub. Est.). 

O PRESENTE — Jornal Cientifico e Literario — Noti-
ciou-lhe o aparecimento, ocorrido no dia 20, o Diario de Per-
nambuco de 24 de julho de 1874. 6rgao da Sociedade Insti
tute Recreio Juvenil, impresso na Tipografia do Comercio, 
devia circular bimensalmente. 

A proposito, escreveu A Provincia do dia 25: "Pelo pri
meiro artigo vemos que, alem de literario, e esse periodico 
tambem politico, e liberal". 

Teria ficado, ao que tudo indica, na edicao de estreia o 
pequeno orgao, cuja redagao Alfredo de Carvalho atribuiu 
a Augusto Coelho Leite e Eduardo de Carvalho. 

REVISTA DO CONGRESSO LITTERARIO — Publica-
gao mensal, apresentou-se na arena da imprensa a 31 de ju
lho de 1874, formato de 26x18, com 16 paginas. Redatores 
— Joao Henrique Vieira da Silva, relator (1), Francisco de 
Assis Rosa e Silva e Manuel de Carvalho e Sousa. Trabalho 

(1) Alguns jornais e revistas da epoca estudada costumavam desig-
nar um dos seus redatores como "relator", o que pode hoje ser traduzido 
por chefe de redagao ou editor. 
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material da Tip . do Comercio, si tuada na rua Paulino Ca-
m a r a (atual Camboa do Carmo) n° 28. 

"Filha de uma associagao de mogos que estudam, a Re-
vista vem hoje impetrar do publico ilustrado favor e indul-
gencia". Tal foi o inicio do seu artigo-programa, que se 
alongou por mais de tres paginas, declarando, em resumo, 
nao adotar unidade de doutrina, t an to que, lado a lado, po-
deriam ser encontradas, em suas colunas, "opinioes e cren-
gas que jamais se poderao por de acordo", tema esse que 
predominou no al inhar de consideracoes do editorialista. 
Rendia, assim, homenagem a liberdade do pensamento. Mas, 
t inha outras aspiragoes, acentuando: "A l i teratura amena 
tera aqui tambem os seus representantes e o belo os seus 
cultores". 

Constaram da edigao artigos de Vieira da Silva e J . Mo-
reira; este pugnando pela separagao da Igreja do Estado; 
defesa de teses de S. Marques e Rosa e Silva; "Folhetim", 
como se inti tulava a cronica final, de Marius, e u m a poesia 
de carater epico, assinada com asteriscos, da qual vale t rans-
crever uma de suas doze sextilhas: 

"firamos nagao de bravos! 
E restam servis escravos 
Sob o jugo dum vilao 
Envolto na realeza, 
As leis da Natureza 
Revolvendo ao p6 do chao" (Bib. Pub. Est.). 

O no 2 do magazine circulou a 31 de agosto, so apare-
cendo o terceiro (e ultimo) tres meses depois (2), noticiado 
pelo Diario de Pernambuco de 4 de dezembro. 

CARITAS CARIDADE — Periodico Exclusivamente — 
Moral e Religiose. Publicado Sob a Protegao dos Homens 
Bons desta Cidade — Surgiu no dia 9 de agosto de 1874, im-
presso na grafica do Correio do Recife, a rua de Sao Fran
cisco, formato de 30x21, com quatro paginas de duas colu
n a s . 

(2) Alfredo de Carvalho consignou o n° 2, interrogativamente, como 
derradeiro publicado. 
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Entre as palavras do titulo, adotou um emblema do Co-
ragao de Jesus, lendo-se mais abaixo: "Se eu falar as linguas 
dos homens e dos Anjos, e nao tiver caridade, sou como o 
metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom 
da profecia, e conhecer todos os misterios e quanto se pode 
saber, e se tiver toda a fe ate ao ponto de transportar mon-
tes, e nao tiver caridade, nada sou" (Ep. de S. Paulo aos 
Corintios, Cap. XIII, v. 1 e 2) . 

Ainda no cabecalho, na largura da pagina, vinha o Ex-
pediente: "A Caridade distribui-se gratuitamente pela po-
pulacao, em todas as domingas do ano. Os senhores que 
quiserem inscrever-se como protetores da empresa dignem-se 
de comparecer a rua do Imperador, Livraria Universal, n^ 
54, onde se Ihes darao as necessarias explicacoes". 

Ao pe da terceira pagina, continuando na primeira co-
luna da quarta, a guisa de apresentacao, localizou-se um 
"Apelo aos homens bons da provincia", o qual aludiu ao 
aparecimento do periodico, que t inha por objetivo instruir 
e edificar aqueles que precisassem de ensino religioso. Como 
a empresa era pobre, pediam os seus organizadores o con-
curso dos que pudessem auxilia-la, aduzindo: 

"Aqueles que assinarem ISOOO mensais terao direito a 
dois exemplares da folha publicada; os que assinarem 2S000 
terao direito a quatro exemplares; e assim por diante". Era 
de 2.000 a tiragem inicial. 

Seguiu a publicacao o seu programa, divulgando temas 
doutrinarios, tais como: "A igreja", "A Caridade", "Historia 
Biblica", "Estado da Religiao", "Deus criador do ceu e da 
terra", "Regras de conduta tiradas da Escritura Santa", 
"Bons exemplos", etc . 

Terminado o ano com o n^ 20, de 20 de dezembro, pu-
blicou-se o no 1, ano II, no dia 3 de Janeiro de 1875 e o 45° 
a 12 de dezembro. O no 1, ano III, saiu no dia 9 de Janeiro 
de 1876 e o 46° a 17 de dezembro. O n° 1, ano IV, apareceu 
a 7 de Janeiro de 1877 e o 50° a 23 de dezembro. O n° 1, ano 
V, circulou no dia 6 de Janeiro de 1878 e o 50° a 21 de de
zembro . 

A partir do n^ 12 do ultimo ano foi retirada do Expe-
diente a palavra "gratui tamente". E, de quando em quando, 
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surgiam apelos aos "protetores da empresa", a fim de que 
pagassem as assinaturas, uma vez que as despesas eram 
grandes. 

Embora arcando com dlficuldades, prosseguiu a publi-
cagao — n° 1, ano VI — a 5 de Janeiro de 1879 (1), mas so 
atingiu o n^ 18, saido a lume no dia 11 de maio. 

Caritas — Caridade manteve, em toda altura, a l inha 
doutrinaria tracada, so raramente, porem, ocorrendo arti-
gos assinados, dos padres F . S. C. e Joao Vieira Neves Cas
tro da Cruz. Poesias de fundo religioso tambem eram en-
contradigas, da autoria de A. Moreira Belo ou A. Goncalves 
da Costa Lima (Bib. Piib. Est.). 

A CIGANA — Folha humoristica ilustrada, surgiu no 
dia 8 de setembro de 1874, format© 28x19, com oito pa-
ginas, quatro das quais de gravuras litograficas. Redacao 
atribuida a Isaias Guedes de Melo, imprimindo-se na Tipo-
grafia do Comercio. Assinaturas: anual — IISOOO; trimes-
tral — 3S000, ou, para o interior, 4S000. 

O cabecalho figurou uma cigana, tendo as maos longa 
faixa, solta ao vento, com o nome do periodico e principals 
indicaqoes; do chapeu sala-lhe uma faixa menor, com o dls-
tico "Segredos da Buena-Dicha". Noutro desenho, comple-
tando a pagina de frente, um individuo chamado "O inte-
resse publico", de cartola a mao, apresentava a outro indi
viduo, sentado junto a uma mesa, o mesmo tipo de mulher 
visto em cima, lendo-se abaixo a legenda: "Apresento-vos, 
leitor, a mimosa Cigana; vem ler-vos a buena-dicha". 

Salientou o conciso editorial de apresentagao, abrindo 
a segunda pagina: "A Cigana nao tem politica pronuncia-
da . Ama ao povo donde nasceu e advoga-lhe os interesses, 
quando esquecidos pelos figurinos socials". Nao admitiria, 
nas suas colunas, "o pasquim, o insulto vil, a torpe calunia, 
que levanta altiva o colo". Acatava "o merito, o talento, a 
virtude civica". 

(1) Alfredo de Carvalho mencionara, como numero final, o ultimo 
de 1878, no que loi seguido pelo C6nego Xavier Pedrosa, no seu livro 
"Letras Catolicas em Pernambuco", publicado em 1939. 
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Realmente, so admitiu, na edigao de estreia, humoris-
mo sadio, charges de espirito, critica comedida, tendo esta, 
alias, como alvo principal o conego Joaquim Pinto de Cam
pos. Algumas notas ou versos chistosos t inham a assinatu-
ra de A. Mendonca, Gil Vicente, Caron e Tycho-Franco. 

Prosseguiu, no mesmo ritmo, ate o no 4, de 7 de outu-
bro, formando, em numeragao ininterrupta , o total de 32 
paginas (Bib. Pub. Est .) . 

"Depois de uma pequena interrupcao" — cf.A Provincia 
de 22 de novembro de 1874 — circulou o no 5 d'A Cigana, 
"contendo muitas boas gravuras e fina critica" (1) . 

O ENCOURAgADO — Periodico Critico e Chistoso — 
Comegou a publicacao (no dia 10 — escreveu o Diario de 
Pernambuco de 13 de outubro de 1874 — "de um jornal cri
tico e chistoso, denominado O Encoura<jado. Sera publicado 
u m a ou duas vezes por semana, em dias indeterminados e 
custara ISOOO mensais" . 

O no 3, ano I, circulou a 28 do referido mes, formato de 
37x27, com quatro paginas de tres colunas, impresso na Tip. 
Americana, a rua Coronel Suassuna (atual rua Augusta) 
no 160. Tiragem declarada de 700 exemplares. Sobre o t i tu-
lo via-se o cliche de majestoso navio, em toda a largura da 
pagina, na a l tura de 8 1/2 centimetros. Sua materia cons-
tituiu-se de "Dialogos do Comandante com seus subordina-
dos"; Correspondencias; versos humoristicos de Francisco 
Li vino de Carvalho; Variedades; epigramas; anedotas, e tc . 

Nenhum outro comprovante do primeiro ano existe nos 
arquivos. De 1875 foi possivel manusear os seguintes: no 3, 
de 16 de Janeiro; no lo, de 6 de marco (1 A); n° 28, de 24 de 
julho (2), e no 45, de 2 de dezembro, ja impressos em tipo-
grafia propria, instalada a rua das Crioulas no 15. O cliche 
do cabecalho fora substituido por outro, bastante menor, re-
presentando um navio de rodas. 

Divulgava as "Coisas do dia", que enchiam quase duas 
paginas de notaa criticas di tadas ao "comandante" e, no 

(1) A. de Carvalho registara, como ultimo, o n" 4. 
(1 A) O n° 10, de 1875, e guardado "unico" na Biblioteca Nacional. 
(2) Alfredo de Carvalho registara, como ultimo numero, o 28°. 
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mais, versos satiricos, notas diversas e, ate, estirados edito
rials sobre fatos diversos, tudo em linguagem llmpa, inclu
sive doutrinando a respeito dos "deveres da imprensa". 

Ainda publicou-se O Encoura?ado durante o ano de 
1876, restando exemplar do no 52, de 6 de novembro, no 
qual, a par de interessante cronica de Pedro Malas-Artes e 
poesia de Tinoco, teve inlcio o artigo "O Clero e o Povo", assi-
nado por Graccho (pseudonimo atribuido a Martins Junior) , 
em que estudava a Questao Religiosa, analisando os males 
causados pelo jesuitismo e a "hipocrisia romana" (Bib. Piib. 
Est .) . 

O CABRION — Res non verba — Destinado a publicar-
se em dias indeterminados, mas semanalmente, circulou o 
n° 2 (sem comprovante do 1°) a 24 de outubro de 1874, for-
mato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas. Im-
presso na oficina grafica d'A Provincia, a rua do Imperador 
n° 77, vendia-se o exemplar a 80 reis. 

Em longo editorial, a continuar na edigao subsequente, 
o redator atacou o "governo insolito, imoral, atrevido e in-
solente". Tambem ocorreu cronica teatral e um soneto de 
A. SibiUa (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O AZUCRIM (1) — "Almanack anti-jesuitico, no qual 
se pos a calva ao sol desses inocentes filhos de Eva, capazes 
de virar o mundo de dentro para fora e de fora para dentro . 

A gentalha jesultica 
Que hoje padece de splin, 
Para banir a tristeza 
Busque ler O Azucrim. 

A venda nas Livrarias Academica e Industr ial" (Noticia 
extraida da "Gazetilha" do Jornal do Recife, edigao de 26 de 
outubro de 1874). 

ANNAES DO INSTITUTO MfiDICO PERNAMBUCANO — 
"Saiu apenas um fasciculo do 1° ano (1874) sem da ta . Tra-
zia como epigrafe: "Nascitur exiguus sed opes acquirit eun-
do" e era orgao do Inst i tuto Medico Pernambucano, presi-

(1) Nao consta do registo dos "Anais". 
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dido pelo dr . Cosme de Sa Pereira. Rarissimo". O trabalho 
grafico esteve a cargo da oficina do Jornal do Recife (Alf. 
de Carvalho) . 

Segundo Otavio de Freitas ("Os Nossos Medicos e a 
Nossa Medicina", Recife, 1904, pag. 166), a edigao linica 
dos Annaes so divulgou resenhas de atas e um Relatorio 
"sobre os acontecimentos cientificos ocorridos no seio da 
Sociedade". 

1875 

ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL, INDUS
TRIAL E AGRICOLA DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO 
— PARA O ANO DE 1875 — Saiu a lume no mes de Janeiro, 
em pequeno formato de 14x10, impresso na Tipografia Uni
versal, situada a rua do Imperador n° 52. 

Publicara-se "nao na expectativa de lucros, principal-
mente nos primeiros anos, mas com o intuito de suprir a fal-
ta que fazia um almanaque numa capital tao importante, 
trabalho que tem sido sempre interrompido". 

Apresentou 306 paginas de texto iniciais delas cons-
tando "Calendario", "Titulares de Pernambuco" e informa-
goes gerais e minuciosas sobre os poderes Legislativo, Exe
cutive e Judiciario; Comercio, Industr ia e Agricultura, in-
clusivas dos municipios do Interior. Seguiram-se 60 paginas 
de "Acrescimos, alteragoes e emendas sobrevindas durante 
a impressao do presente Almanak", terminando com 16 pa
ginas de anuncios em papel de cor. 

O n° 2 (provavelmente ultimo) circulou em 1876, obe-
decendo ao mesrao ritmo, confeccionado na oficina do Jornal 
do Recife (Bib. Pub. Est.). 

CARITAS - CARIDADE — Revista Religiosa, Cientifica 
e Literaria — "Exclusivamente destinada aos dignos prote-
tores da folha semanal gratui ta publicada debaixo do mes-
mo t i tulo" e obedecendo a identicos emblema e formato, cir
culou o primeiro numero em fevereiro de 1875. Tendo 16 pa
ginas, as duas do centro es tamparam fotogravuras de ima-
gens. Completou o cabegalho o conceito biblico (Evang. de 
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S. Joao, Cap. XII, v. 34): "Eu dou-vos um novo mandamen-
to . Que vos ameis, uns aos outros, assim como eu vos amei, 
para que vos tambem mutuamente vos ameis". Redagao 
atribuida a Filipe Neri Colago e trabalho grafico da oficina 
do Correio do Recife. 

A edigao constou de extensos artigos, a saber: "Deus", 
"A excelencia do Catolicismo sobre o Protestantismo", "Maria 
Santissima", "As obras da Igreja", "Milagres" e "O testa-
mento de Soror Luisa", a maioria dos quais em regime de 
continuagao (Bib. Piib. Est.). 

Nao restam outros comprovantes, a despeito de haver 
prosseguido a publicagao, em edigoes bastante espagadas, 
consoante o noticiario da "Revista Diaria" do Diario de Per
nambuco. O n° 6, de dezembro, encerrou o ano. Seguindo a 
numeragao, sairam os ns . 7 e 8, este registado na edigao do 
referido Diario de 26 de junho de 1876 (1) . 

O CARNAVAL — Numero unico, publicou-se no dia 7 
de fevereiro de 1875, como "orgao de um clube carnavalesco. 
Rarissimo" ("Anais") . 

A LANTERNA DE DIOGENES — "Sob este titulo acaba 
de sair a luz, nesta cidade, um novo jornal, que se diz Poli
tico, Literario, Satirico e Joco-Serio". Assim o noticiou, na 
sua "Revista Diaria", o Diario de Pernambuco de 16 de abril 
(1 A) de 1875. 

Proporcionando duas a tres edigoes por mes, em datas 
indeterminadas, teve seguimento a publicagao, cujo derra-
deiro numero do ano foi o 16°, registado, como soia aconte-
cer, pelo Diario, a 18 de novembro. 

Foi possivel verificar, nas mesmas condigoes, que a edi
gao inicial de 1876 circulou no dia 1 de Janeiro, prosseguin-
do meses a fora. 

Primeiro comprovante encontrado foi o no 18, datado de 
22 de julho do mencionado ano, formato de 37x27, com qua-

(1) Nos "Anais", de A. de Carvalho, figura, como final, o n° 4 {?), 
ano II, de dezembro de 1876. O mesmo historiador dera a revista o cara te r 
de b imensar io . . . 

(1 A) Incompreensivelmente , Alfredo de Carvalho a t r ibuiu ao apareci-
m e n t o d'A Lanterna de Diogenes a data de 15 de dezembro . 



384 LUIZ DO NASCIMENTO 

tro paginas, impresso na Tipografia Americana. Trazia o se-
guinte conceito de Montesquieu: "Toda administragao mis-
teriosa sempre foi e sera ignorante, desastrosa, corruta e ti-
ranica". Expediente: " . . .sai uma vez por semana e, no fim 
de cada mes, saira com uma parte ilustrada com diferentes 
caricaturas. Toda a correspondencia sera dirigida para a re
dagao, na Camboa do Carmo, 13. Aceita-se a colaboragao. 
A Empresa garante todo e qualquer semestre que encetar". 
Tabela de assinaturas: anual — lOSOOO; trimestral — 3$000; 
fora da provincia e interior — 12$000 e 4^000. 

Em editorial a respeito da situagao politica, ressaltou o 
articulista que, para salvar o pais dos males que o afligiam, 
bastava isto: "Eleigao direta. Descentralizagao das provin-
cias. Presidente de provincia eletivo de quatro em quatro 
anos. Liberdade religiosa. Senado temporario de oito em oito 
anos. Policia eletiva. Aboligao do poder moderador. Julga-
mento, pelo Juri, dos crimes de imprensa". Foram outras 
materias da edicao: folhetim: poesia de Lobo da Costa: "Mar-
teladas"; "Versos apandegados"; "A pedido" e "Edital". 

Outros comprovantes guardados na fonte pesquisada: 
no 7, ano III, de 7 de abril de 1877, ate o no 10, de 12 de 
maio, e o n° 17, de 27 de outubro do mesmo ano, este ja im
presso na tipografia do periodico O Livre Pensador. 

Verificada enorme lacuna, reencontra-se, entao, A Lan-
terna de Diogenes em colegao encadernada, sem falhas, a co-
megar do n° 1, ano IV, de 15 de dezembro de 1881. Reapare-
cia "depois de tres anos de constante lida". Era o mesmo 
"Jornal Politico, Literario, Satirico e Joco-Serio", acrescen-
tando a divisa: "Liberdade, Igualdade e Fraternidade". Ne-
nhuma modificagao material, mas a redagao mudara-se para 
a Travessa do Carmo n° 7. "Publica-se — dizia — uma vez 
por semana, ou duas quando for possivel, e em dias indeter-
minados". Prego do exemplar — $040. 

Ainda constavam do cabegalho as apostrofes: "O gover-
no de um pais nao pode nem deve ser heranga de uma fami-
lia" — "Viva a separagao do Norte! Viva o governo do povo 
pelo povo! Abaixo os tiranos! Abaixo as mistificagoes!" — 
"Quem nao e por nos e contra nos" — "A soberania dos po-
vos esta acima dos governos". 

Um dos seus objetivos, consoante o artigo de fundo, era 
"estigmatizar o procedimento vil e infame dessa sucia de 
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aventureiros que tern sacrificado o pais, vendendo-lhe a hon-
ra e assassinando-lhe o passado". Outro: "Pedir contas a 
essa quadrilha de bandidos sem principios, sem crenga e dig-
nidade que se chama politicos, do seu infernal procedimen-
to" . 

Publicados apenas dois numeros nos dias restantes do 
ano, o n° 3 circulou a 7 de Janeiro de 1882. Duas paginas 
da edigao de 2 de fevereiro foram dedicadas ao 33° aniversa-
rio da morte de Nunes Machado. A partir do n° 12 comega-
ram a afluir anuncios, tendo cada assinante direito a cinco 
publicagoes no genero. Apos o n° 20, pretendia ficar saindo 
ora duas ora tres vezes por semana, mas, ao inves, torna-
ram-se maiores os intervalos. 

Prosseguia, assim, a existencia da gazeta, cujos artigos 
principals eram asslnados por H. A. ou Herminio Ernesto de 
Lemos Amaral, o redator mais em evidencia. Havla as "Mar-
teladas", de notas critico-satiricas; "Variedades"; a "Carti-
Iha Popular", em versos, por Amador da Luz; uma "Parte Li-
teraria", contendo produgoes de Joao Delfino David de Oli-
veira, M. F . de B. A. e Augusto Bezerra; cronica teatral de 
Bourdgar; "Cochichos", "Parte Comercial", etc. 

Ora atacando, ora enaltecendo os presidentes de provin-
cia que se iam substltuindo; batendo-se contra o monopolio 
das carnes verdes; atacando a "farsa" eleitoral de 5 de ju-
nho; defendendo o "brioso e independente" Partido Liberal; 
criticando atos da Assembleia Provincial; deblaterando con
t ra o diario conservador O Tempo, alem de focalizar temas 
diferentes, A Lanterna de Diogenes foi, indubitavelmente, 
um jornal agitado, desabusado. Divulgou substanciosos ar
tigos politicos de Mario Junior. A partir de 29 de maio de 
1882, inseriu as "Memorias de um frade", romance historico 
(sem assinatura), compreendendo "fatos bem importantes" 
do Recife, que passaram "todos desapercebidos". Essa publi-
cagao, feita com intervalos maiores ou menores, estendeu-se 
ate meados do ano seguinte. 

Mantendo inalteravel diapasao, dizia H. A. na edigao 
de 3 de novembro: " . . . o Brasil nao pode nem deve conti-
nuar com a atual forma de governo". Reclamava a "liber-
dade republicana". 

Findo o ano com o n° 36, de 9 de dezembro, comegou 
no dia 28 o ano V, partindo, novamente, do n^ 1. Mas o 
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n° 2 so apareceu a 20 de Janeiro de 1883 e o no 3 no dia 21 
de abril. 

Prosseguiu a irregularidade, meses a fora, ate 12 de de-
zembro de 1883, com apenas 18 edigoes divulgadas, embora 
a ultima ostente o n° 28, o que constituiu erro tipografico 
(Bib. Pub. Est.). 

Nao parou ai a existencia d'A Lanterna de Diogenes. 
Existem, no Arquivo Publico Estadual, dois exemplares: n^ 
1, ano VI, de 16 de ianeiro de 1884, e no 1, ano VII (nao V, 
como la esta), de 5 de Janeiro de 1885. 

Guarda a Biblioteca Nacional, por sua vez, comprovan-
te do n° 8, ano VII (nao V), de 9 de junho de 1885, ainda 
mantendo o famoso orgao caricato o seu programa politico, 
literario e joco-serio. 

A LUCTA — Periodico Cientifico e Literario — Surgiu 
no dia 1 de maio de 1875, formato de 32x22, com quatro pa-
ginas de tres colunas. Proprietarios — Antonio Pedro da 
Silva Marques, Francisco de Assis Rosa e Silva e Jose Mar-
celino da Rosa e Silva. Redagao — Pateo do Carmo n° 15, 
1° andar. Impressao — Tip. Comercial, a rua Estreita do 
Rosario no 12. Assinatura trimestral — 3$000. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "Despida de pre-
tens5es, humilde interprete das ideias do seculo, nada mais 
deseja A Lucta do que cantar um hino a ciencia, erguer uma 
saudacao aqueles que regaram com seu sangue a arvore fron-
dosa da liberdade, fanal a que, em seu incessante caminhar, 
visa a humanidade. Nao nos domina o espirito partidario; 
como moQos, empenhados no futuro da patria, poderemos 
embrenhar-nos no vasto campo da politica, porem sempre 
aplaudindo as grandes ideias, venham elas donde vierem. 
Em nossas colunas tambem acharao apoio as causas do co-
mercio e agricultura, verdadeiras fontes da riqueza e gran-
deza de um povo, infelizmente ate hoje desdenhadas pelos 
nossos governos". 

Concluiu: "Lutar, e lutar sempre, sera, pois, a nossa di-
visa". 

Seguiram-se, completando a edigao, artigos na "Parte 
Cientifica" e na "Parte Historica" e o "Folhetim". 
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De logo, ocupou-se em condenar a religiao catolica, em 
defesa da livre manifestagao do pensamento, chegando a es-
crever no seu n° 3: "Ser catolico e retrogradar, e nao racio-
cinar, e procurar empecer o progresso e continuo caminhar 
da humanidade". 

No setor politico, serviam-lhe de tema a indiferenga e a 
apatia reinantes em face do "fastigio do poder", a inepcia 
dos "pseudos representantes da nagao'' e os males gerais da 
gestao governamental. Aplaudindo a queda do Ministerio 
de 7 de margo, escreveu a redagao a 30 de junho: "Nao esta, 
porem, ainda completa a obra. A questao religiosa e uma 
prova da falta de energia com que em algumas ocasioes pro-
cedeu o governo. A escravidao desapareceu por uma forma 
para reaparecer sob outra, mais terrivel e ameagadora". 

Decorreu a publicagao com regularidade, trimensalmen-
te, inserindo boa e variada materia, tendo como colaborado-
res Angelo Scares, A. Saldanha, R. M., Hebronius, O. N. , 
Guilherme Vieira da Cunha e Esperidiao de Barros Pimen-
tel, cabendo a cronica-folhetim a M. Fernandes de Barros 
e outros, alem de poesias de Soares de Azevedo, Castro Re-
belo Junior, Ingres, F . Pacheco Soares, A. Alexandrino, An
tonio Inacio de Torres Bandeira, L. C. A. Araiijo e Fran-
cino Cismontano (pseudonimo de Francisco do Brasil Pin
to Bandeira e Acioli Vasconcelos). Nao faltava, em cada edi-
gao, uma "Revista" noticiosa ligeira. 

O no 8 foi impresso na oficina da America lUustrada, 
mas continuou na Tipografia Mercantil, a rua Estreita do 
Rosario. 

Estendeu-se ate o n° 15, datado de 30 de setembro, em 
cuja primeira coluna da primeira pagina se continha o se-
guinte Aviso: "Com este numero finda-se a publicagao do 
nosso periodico no corrente ano" (Bib. Pub. Est.) (1) . 

(1) Existe, tamb6m, u m a colegao, encadernada, d'A Lucta, de 1875, 
em Fortaleza, Ceara. Per tenceu ao Senador do Imp6rio e Conseliieiro Vi
cente Alves de Paula Pessoa e depois a seu filho, o juris ta cearense Fran
cisco Barbosa de Paula Pessoa, que a t ransmit iu a sua filha Eloah de P a u 
la Pessoa, zelosa mantenedora da biblioteca paterna, rica em obras de 
Direi to, Foi um presente do academico Francisco de Assis Rosa e Silva, 
encaminhado mediante carta dirigida a seu contemporaneo F . B . de Pau
la Pessoa e guardado, pelo tempo a fora, como preciosidade. Dizia o t6-
pico principal: "Envio-te uma colecao d'A Lucta. Tomo a l iberdade de 
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Sem acrescentar pormenores, foi o reaparecimento d'A 
Lucta registado pelos diarios A Provincia e Jornal do Recife 
de 19 de maio de 1876. Depois, A Provincia, de 6 de junho, 
deu noticia de haver recebido o n° 2. Ficou ai . Da nova serie 
iniciada, obediente a mesma equipe responsavel, nao restam 
comprovantes nas bibliotecas visitadas. 

A MULHER — "fi como se denomlna" — consoante o no-
ticiario do Diario de Pernambuco, de 7 de maio (1) de 1875 
— "um periodico instrutivo e literario, dedicado ao sexo fe-
minino, por quem e principalmente redigido, do qual aca-
bamos de receber o primeiro numero, que alias promete. O 
aparecimento entre nos (os da provincia) de um periodico 
literario redigido por senhoras, por isso mesmo que e um 
caso fenomenal, e digno de toda animagao, animagao que 
nao Ihe faltara, o esperamos". 

Impresso na Tipografia Mercantil, em pequeno forma
te, custando ISOOO a assinatura mensal, a bem recebida fo-
Iha, que, segundo A Provincia, era feminina sem ser femi-
nista, prosseguiu sua meta, saindo em datas irregulares, ate 
o n° 5, que foi ultimo, de 22 de junho, igualmente registado, 
no dia seguinte, pelo Diario de Pernambuco. 

A ESCOLA — Semanario Academico — Politica e Lite-
ratura — Tendo como redatores Isaias Guedes de Melo e Al-
tino de Araujo, publicou sua primeira edigao a 6 (1 A) de maio 
de 1875, cobrando 3S000 por "assinatura t r imestral" . 
Impresso na Tip. d'A Provincia, a rua do Imperador n° 77, 
instalara o escritorio da redacao na mesma rua, n° 65, 1° 
andar . Formato de 34x23, com tres colunas de 15 ciceros e 
quatro paginas . 

Assim iniciou o artigo de apresentagao: "Quando o so-
fisma e norma de conduta nas altas regioes da politica do 
pais — esquecidas, vilipendiadas as regras mais salutares 

oferece-la ao teu talentoso pai, nao porque julgue ter ela merecimento 
algum, mas sim como mui exigua prova da alta estima e consideracao 
que tenho a honra de tributar-lhe, atendendo as qualidades que distin-
guem o filho". (Pesquisa na residencia de dona Eloah). 

(1) Como fica demonstrado, A Mulher entrou em cena antes de 7 de 
maio e nao no dia 8, conforme o registo de Alfredo de Carvalho, que 
tambem so mencionou dois numeros publicados. 

(1 A) Nao .io dia 5, como esta nos "Anais". 
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do sistema representativo, de nenhum valor a Constituigao 
que nos rege, proscrita a ideia liberal — cabe tambem aos mo-
Qos levantar a voz, clamando pelas liberdades perdidas. Surgi-
mos como um protesto vivo contra os desmandos do poder. 
Do alto da imprensa, t r ibuna dos oprimidos, eco dos direitos 
conculcados, das queixas amargas da opiniao, lavramos tam
bem a nossa sentenga". 

Mais adiante, acentuava: "Somos pela ideia liberal. 
Queremos em esplendida realidade o sistema representativo, 
honra e gloria dos paises livres. Governo do povo pelo povo, 
e nao essa mistificacao insolente das aspiragoes da nagao an-
gust iada!" . E concluiu: "Somos a mocidade que nao transi-
ge com OS homens do poder. Queremos que a vontade na-
cional nao seja entre nos u m a burla; surgimos em nome da 
liberdade, que nossos pais tanto zelaram, e que hoje vai mau 
caminho na terra livre da America!" 

Seguiu-se abalisado editorial sobre a necessidade da re-
forma eleitoral, alem do folhetim-cronica, sem assin3,tura, 
artigo e poesia de Altino de Araiijo, poesias de Castro Rebe-
lo Junior e Antonio de Sousa Pinto e o inicio, ocupando Ion-
go espago, do estudo "Um etnologo brasileiro", de Silvio Ro
mero, continuado no no 2 e concluido no no 9. 

Na sua ul t ima edigao — n° 9, de 31 de julho — A Escola, 
em artigo de saudagao ao Partido Liberal, que restabelecera 
o direito de reuniao, proibido aos adversarios do governo, 
acentuou: "Que o rei saiba que a fermentagao e imensa e 
que, se ele continuar obstinado, insolente, a golpear as leis, 
a rir-se das agonias populares, nao estara longe o dia da rei-
vindicagao dos direitos nacionais". 

Alem dos colaboradores habituais, estiveram presentes 
Joventino Temudo (poesia) e Gargantua , com o "Folhet im". 
A "Revista da Semana", fechando a edigao, ocupou-se, em 
meio aos temas abordados, da situagao dos pequenos jornais 
do Recife, cujos redatores idealistas so contavam com pre-
juizos, a par de alguns elogios de pessoas amigas . "So quan-
do chega-lhe o empregado encarregado da cobranga, e que 
narra- lhe o triste estado da praga, a crise formidavel, a falta 
de . . . pagamentos, e que o redator cai em si, e fica a ver 
navios no escritorio e a despachar embarcagoes para o in-
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ferno!" O assinante t inha respostas assim: "O jornalzinho 
e bem escrito. Gosto de ver a mocidade a trabalhar pela san-
ta causa da patr ia". E ficava nisso. . . 

Completado, pois, o primeiro trimestre, a redacao espe-
rava iniciar o segundo "brevemente", para isto fazendo um 
apelo jrmto aos assinantes em atraso. O apelo nao foi aten-
dido (Bib. Pub. Est.) (3) . 

O ESTUDO — Periodico Cientifico e Literario — Circu-
lou a 8 de maio de 1875, formato de 37x26, com quatro pa-
gin as de tres colunas, impresso na oficina d'A Provincia. Re-
dator principal — Joao de Oliveira, funcionando o "escrito-
rio de redacao" a rua Direita n° 91 . Assinatura mensal — 
1$000. Trazia, sob o titulo, o conceito de Victor Cousin: "fi 
pelo exercicio viril do pensamento que a mocidade ha de atin-
gir OS destinos do seculo XIX". 

Mais de uma pagina ocupou o artigo de apresentacao, 
cheio de consideragoes em torno do valor da mocidade, vindo 
a salientar, ja no fim: "O Estudo, no campo das ideias, ana-
lisara tudo o que condisser com o interesse da patr ia . For 
todos OS meios ao sen alcance, ele procurara rasgar o veu 
que nos encobre as vistas da civilizacao; tentara indicar os 
modos por que se deve levantar o povo do abatimento em que 
jaz. Sera essa sua maior gloria". Em conclusao: " . . . n o s s a 
profisssao de fe sao as gloriosas tradicoes da mocidade". 

Completaram a ediqao artigos assinados pelos tres ou-
tros redatores: Anibal Falcao, Alvaro Lima e Fernando Men-
des de Almeida, os dois ultimos usando os pseudonimos Poii-
cenet (1) e Censor, respectivamente (Bib. Pub. Est.). 

(3) Nao existem comprovantes dos ns. 2 a 8. 
(1) A titulo de curiosidade, vai abaixo transcrito um excerto do ex-

tenso artigo "O namoro", de Poucenet: 
"O namoro, em nossos dias, tem assumido proporgoes tao assustado-

ras, tem atingido um grau tao eminente de depravagao, que ninguem, 
que tenha o coragao ainda estreme de vicios, pode encara-lo sem sentir 
a mais acerba dor, sem estremecer pela sorte dos que Ihe sao caros". 

" . . .caminhamos para um verdadeiro descalabro moral"; " . . . r e t r o -
gradamos aos nefastos tempos da corruta Atenas" . 

"Hoje nao e sdmente a moga solteira que namora; namoram as me-
ninas, namoram as casadas e at6 as velhas namoram". 

"Aquela que so tem um namorado julga-se infeliz porque julga-se 
desti tuida dos deleites e encantos que convidam ao namoro" . 

"O namoro sem um freio apaga o sentimento do pudor, mata o re -
cato, arrasta ao abismo". 

. . . E sao decorridos quase cem anos desse alarmante pronunciamento.. . 
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O periodico A Escola, em sua ediQao de 31 de julho do 
mesmo ano, fez ligeira referenda a circulacao de outro nu-
mero d'O Estudo. 

A AUCTORIDADE — 6rgao Conservador Academico. 
Politica, Direito e Literatura — Entrou em circulacao a 14 
de maio de 1875, formato de 40x27, com quatro paginas de 
quatro colunas, tendo como redatores principais Frederico 
A. Borges. Salvador A. Moniz e J . Moreira Alves. Consta-
vam do cabecalho as divisas: "Sub lege libertas" (M. Dupin) 
e "Ce n'est rien sans I'esprit, e'est tout avec I'idee" (Victor 
Huero) . Impressao da Tipografia Mercantil, a rua do Torres 
no 11, e escritorio redacional a rua da Conceicao no 27. As-
sinatura trimestral a 3$000, sendo o pagamento adiantado. 

Em longo artipro de apresentacao, focalizando ideias, for-
mas de governo e teorias politicas, o editorialista aludiu aos 
"nobres intuitos" dos dois grandes partidos militantes no 
pais, para adiantar que a folha assentava sua tenda nos ar-
raiais conservadores, em atengao "as suas tradicoes e os seus 
fins", frisando: "A sombra benefica, pois, da bandeira deste 
partido, temos nos jurado defender a sua causa simpatica". 

Seguiram-se dois editorials de combate as ideias do 6r-
gao liberal — tambem academico — A Escola, o segundo dos 
quais defendendo o regime de eleicao indireta vigorante; ar-
tigo sobre "Direito Comercial", assinado pelo Dr. J. A., e duas 
producoes na secao "Literatura", em regime de continuagao, 
da autoria de J . Moniz e H. Marcos de Sousa, a primeira 
das quais estendendo-se ate o ultimo numero do jornal. 

Continuou A Auctoridade, nas poucas edicoes de sua 
existencia, a bater-se pelos pontos de vista do Partido Con
servador, mas polemizando com eleva(^ao de atitudes, no me-
Ihor estilo. Alem disso, mantiveram-se as segoes de Direito 
e Literatura, nesta ultima inseridas poesias de D. Juan, de 
Antonio de Sousa Pinto, Generino dos Santos, F . de C. e L. 
F . , ao passo que Stenio firmava apreciaveis cronicas-folhe-
t im. Havia, tambem, noticiario, subordinado ao titulo "Im-
prensa". 

Ja no flm, o primeiro redator foi substituido por J . 
Gualberto G. de Sa, mudanga efetivada, precisamente, no no 
7 do quinzenario, ultimo dado a luz, com a data de 29 de 
agosto do mesmo ano (Bib. Pub. Est.). 
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A IMPRENSA — Periodico Politico e Literario — Im-
presso na Tipografia Mercantil, "o no 1 e unico (?) saiu a 15 
de maio. Rarissimo". 

Assim o registou, nos "Anais", Alfredo de Carvalho. No 
entanto, A Provincia, na sua edigao de 19 de junho de 1875, 
deu noticia de haver circulado o no 3 d'A Imprensa, como 
"orgao da ideia conservadora da Faculdade de Direito". 

A MOCIDADE — Periodico Cientifico e Literario — Re-
gistada a edigao de estreia pelo Diario de Pernambuco de 3 
de junho de 1875, o no 2 circulou no dia 15, formato de 35x 
24, com quatro paginas de duas colunas largas. Redatores 
— Joaquim Homem Bom Pessoa de Melo, Caspar Regueira, 
Manuel do Rego Melo e M. P . Oliveira Santos. Impresso na 
Tip. Industrial, a rua do Imperador n^ 29, funcionava a re-
dagao na rua da Alegria n° 8. Assinatura trimestral — . . . 
2$000. Prego do exemplar — 400 reis. 

Segundo o artigo principal, A Mocidade continuava a 
sua marcha, tendo a missao de "estudar, com toda a serie-
dade que merece a importancia do assunto, os germes de 
perfectibilidade humana e social". Nas edicoes seguintes, de-
fendeu a sociedade, a familia e a moralidade publica em face 
do "mare magnum de miserias e corrugoes'' que dizia carac-
terizar a epoca. 

Afora as producoes literarias assinadas pela turma do 
corpo redacional, em prosa e verso, foram colaboradores da 
folha: Honorio Monteiro, F . L. de P. , Pragas, D. Derieto, 
Moliere, com a "Galeria dos Tipos", e H. B. (1), depois A. 
M., autores de alentados folhetins. 

A publicagao, que se fazia quinzenalmente, atingiu o 
n° 6 a 15 de agosto (Bib. Pub. Est.). 

Meses depois, o periodico A Navalha, de 6 de novembro, 
deu noticia de haver sido publicado o n.** 7 d'A Mocidade, 
acrescentando-lhe dois redatores novos: Buarque de Macedo 
e S. Samuel. 

(1) Joaquim Homem Bom Pessoa de Melo fez solene declaragao, no 
n° 2, de que nao era o H. B . dos folhetins. 
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A CRUZ — "Acaba de sair a luz um novo jornal sob essa 
denominagao e que se diz Religiose, Cientifico e Noticioso", 
conforme o Diario de Pernambuco de 5 de junho de 1875. 
Impresso na Tipografia Industrial, dele nao houve mais no-
ticia (1 A) . 

O GENIO DO BEM — 6rgao Cientifico e Literario — 
Apareceu a l'̂  de julho de 1875, em formato de 30x20, com 
quatro papinas, impresso na Tip. Universal, a rua do Impe-
rador no 52. Pretendia circular quinzenalmente, custando 
2$000 a assinatura semestral. Serviam-lhe de divisa os 
versos: 

"Da patria mesta ao fundo reclamo. 
So a patria ouco, so a patria amo". 

Sem artigo-programa, abriu a edicao a concisa nota que 
aqui se transcreve: "Cumpre-nos convidar a nossos patricios 
para prestarem o seu valioso auxilio na publicagao deste pe-
riodico, certos de que nao se arrependerao disso, esforcando-
se o editor por servi-los e agrada-los". 

O sumario constou de dois extensos artigos: "Agricultu-
ra" e "Comercio", uma coluna literaria. tudo em regime de 
continuacao, e uma poesia enorme, sem assinatura. 

Nada obstante, ao que tudo indica, nao passou do pri-
meiro niimero (Bib. Piib. Est.). 

O BIZOURO (1) — Periodico Critico — Provavelmente 
iniciado nos primeiros dias do mes, veio a circular o n° 5 
(unico comprovante existente) a 19 de julho de 1875, for
mato de 31x22, com quatro paginas. Redagao — Patio de 
Sao Pedro n° 7. Tipografia d'O Bizouro. Assinatura mensal 
— 1$000. Um a dois numeros seriam publicados por semana. 

Jornal de pouca importancia, a edigao manuseada tinha 
como materia principal a seqao "Pontinhos", que so se ocu-
pou de escandalos, publicos e domesticos, e extensa versa-

(1 A) A Cruz escapou ao registo de "Letras Catolicas em Pernam
buco", do Conego Alfredo Xavier Pedrosa. 

(1) Para manter o princlpio adotado nesta obra, nao sofre altera-
gao a gralia dos titulos das publicagoes estudadas. 



Pagina litografica de critica de costumes d'O Diabo a Quatro, desenhada por Jose Neves 
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Ihada satirico-humoristica, com tendencias de duplo senti-
do (Bib. Pub. Est.). 

Nao parou ai . A publicagao continuou, em datas dis-
tanciadas, pelo menos ate o n^ 9 (2), segundo consta do no-
ticiario d'A Provincia de 17 de novembro do mesmo ano. 

O DIABO A QUATRO — Revista Infernal (1) — O pri-
meiro numero circulou a 11 de julho de 1875, com oito pagi-
nas, sendo quatro litograficas, no formato de 31x22. Im-
presso na Tip. Mercantil, a rua do Torres n° 11, instalou o 
escritorio da redagao na rua do Vigario (atual: D. Maria 
Cesar) n° 29, 1° andar . Publicacao dominical, assinava-se 
a 5$000 por trimestre, custando $500 cada exemplar. 

Constou o cabegalho de vistosa alegoria, renresentada 
por Belzebu. cercado de diabos menores, sobrepondo-se a um 
globo mundial, e, em baixo, asnecto do Recife. Na meia pa-
gina ao pe: um palco com histrioes, ao centro do qual um 
homem fazia funcionar grande caixa de musica nendurada 
ao pescoco, tendo a tiracolo caneta-e-pena. Desenhos assina-
dos por V. Cruz, o renomado Antonio Vera Cruz, encarre-
gado de toda a parte ilustrada, inclusive assinando V, junto 
ao sinal de uma cruz. Dizia a legenda: "A Imprensa e ao povo 
pernambucano — Vous etes bien n e s . . . " 

OcuTDou mais de uma pagina o artigo de abertura, assi-
nado por Asmodeu, cheio de consideracoes infernais. Nao 
t inha proprama, nem fazia "declaracao de principios". Ja 
nao deitava pela boca "golfadas de fogo e fumo enxofrado". 
E concluiu: 

(2) Alfredo de Carvalho aludiu ao n° 5 como tendo sido o ul t imo 
Bizouro, fazendo-o interrogat ivamente . 

(1) Sobre O Diabo a Quatro escreveu A. V. Alves Sacramento Blake 
("Dicionario Bibliografico Brasileiro". 1883, pags. 432/433): "Esta revista, 
em que colaboravam alguns dos mogos de mais talento que residiam no 
Recife, usando de um pseudonimo t irado do pandemonio, sob a aparen-
cia humorist ica era francamente adepta das mais adiantadas ideias filos6-
ficas, politicas e cientificas, elevando assim a critica aos costumes a uma 
altura nunca ate entao, nem talvez depois, usada no Brasil, em gazetas 
i lustradas e satiricas". 

For sua vez, nos "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana" , de 
1908, opinava Alfredo de Carvalho: " . . . e l e v o u sobretudo a critica de cos
tumes a proporgoes nunca depois excedidas, tanto na justeza e no chiste 
das observagoes como na probidade do cri terio". 



* ^ * + A . 
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'*De esguios e imundos demonios que eramos, tornamo-
nos bons e elegantes rapazes, um pouco alegres e estroinas 
por temperamento, mas sempre amaveis e polidos para com 
todos. 

*'Se nao temos o espirito fino e cintilante, que cega des-
lumbrando, sobra-nos sempre o riso franco e jovial que dissi-
pa OS cuidados da vida. 

*Tonta de espinho sob a petala da rosa para com as lei-
toras, agudo bisturi a dissecar esta putrida carcassa social, 
agugado estilete a retalhar a carne dos homens corrompi-
dos deste baixo imperio, empregaremos sempre todo o nervo 
da satira rabelesiana, mas seremos justos e imparciais. 
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"Artes, ciencias, l i teratura, os homens e as coisas, os 
costumes e as instituigoes, tudo passaremos em revista, mas 
ligeira e perfunctoriamente. O que nos queremos principal-
mente e rir, porque o riso da saude; rir de tudo e de todos, 
mas homerica e satanicamente, como agora rimos nas vene-
raveis bochechas do respeitavel publico". 

"Bisnagadas", segao de trepagoes, firmada por Fra Dia-
volo, e u m a cronica de Victor completaram a parte tipogra-
fica da edigao de estreia. As primeiras charges figuraram 
nas duas paginas do centro, trazendo a oitava uma alegoria 
de exaltagao ao Leao do Norte. 

O periodico foi fundado e redigido, principalmente, por 
Adolfo Generino dos Santos, Alfredo e Anibal Falcao, Joao 
Ramos e Antonio de Sousa Pinto, auxiliados, no primeiro 
ano, por Antonio Lopes Cardoso, os dois ultimos de nacio-
nalidade portuguesa (2) . 

O terceiro numero abriu o expediente com o seguinte 
"Correio Infernal": "Aos amigos interessados n'O Diabo a 
Quatro (Circular): Para que ninguem possa ser iludido em 
sua boa fe, com prejuizo dos seus interesses e detrimento da 
nossa reputagao, declaramos que pessoa alguma se acha por 
nos autorizada a receber quant ia superior a 5$000, impor-
tancia da assinatura de um trimestre; e isto mesmo median-
te recibo, que exibira, impresso em papel azul (especial), 
assinado pelo cobrador e tambem pelo Caixa da empresa, o 
sr . B . Pr imo. 

"Trabalhamos e desejamos que o nosso trabalho seja 
convenientemente retribuido; mas nao especulamos nem es-
pecularemos nunca com O Diabo a Quatro — porque a isso 
se opoem nao so o nosso carater e educagao, como tambem 
a nossa missao e a dignidade que deve ter a imprensa . E esta 
tudo di to. Vale, (assinado) — Asmodeu". 

Sempre com oito paginas, em papel assetinado, quatro 
delas eram litografadas no estabelecimento de J . E . Purcell, 
constituidas de charges espirituosas, variando com historias 
em quadrinhos, retratos de altas personalidades e alegorias. 

(2) Segundo A America Illustrada (edigSes de 21 e 28/11/1875), Vi-
toriano Palhares e Antonio Riedel tambem foram redatores d'O Diabo a 
Quatro. 

Deles nao ha indlcio nas paginas do semanario. Mas, na plaqueta 
"Testamento de Generino dos Santos" (Rio, 1933), este jornalista, ao luen-
cionar seus companheiros de iniciagao, acrescentou: " . . . e outros". 
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As paginas de materia tipografica continham editorials, 
cronicas leves e notas curtas, dosadas de satira e humorismo. 
A redagao apoiava a politica liberal, comentando os assuntos 
do momento, atraves de artigos vasados em linguagem es-
correita, nao contemporizando com o jesuitismo e com a po
litica clerical, que Ihe mereceram cerradas criticas, inclusi-
vas na parte i lustrada. Davam-se constantes alfinetadas no 
Diario de Pernambuco, as quais depois vieram a atingir, 
igualmente, o periodico O Homem, especializado em defender 
OS homens de cor. 

Manteve O Diabo a Quatro varias segoes satiricas e hu-
moristicas, de tempo a tempo substituidas, todas assinadas 
com pseudonimos, a saber: "Piparotes" — Sataniel; "Coisas 
que constam" — Plutao; "Teatros" — Alocer; "Bisnagadas" 
— Adromelech ou Fra Diavolo; "Epigramas' ' — Asmodeu; 
"Cavaco teatral" — Lucifer; "Clube Academico" — Mefisto; 
"Vol d'oiseau'' — Minos; "Corre que. . ." — Lusbeli; "Pales
tra" — Charon; "Depois da festa" — Lutin; "Causticos" — 
Macario; "Sete dias na Corte" — Capitao Satanaz; "Segao 
Noticiosa" — Diabo; "Pontos e virgulas" — Osiris; "Um ser-
mao" — Capeta; "A esmo" — Oberon; "Pilulas" — Furfur, 
e outros. Lusbel publicou a "comedia em um ato, chela de 
cantarola original, contemporanea e verdadeira", inti tulada 
"Para amor nao ha velhice". 

Findo o ano com o n° 25, de 26 de dezembro, continuou 
a numeracao a 2 de Janeiro de 1876, quando expressivo de-
senho da primeira pagina apresentou a seguinte legenda: 
"O Diabo a Quatro oferece as suas leitoras de 1876 as mais 
belas flores do seu espirito". Outra alegoria, de grande efei-
to, ocupando toda a ult ima pagina, a oitava, trazia a le
genda: 

"Surge a aurora do novo ano. 
Que gentil, que linda fada! 
Traz a esp'ranca? o desengano? 
Quem sabe! Vem mascarada!" 

Circulando em datas regulares, nao pode faze-lo a fo-
Iha no dia 29 de Janeiro. Que fez a redagao? Mandou entre-
gar aos assinantes a seguinte circular: "I lmo. Sr. — Por 
se achar doente o nosso desenhista, nao pode ser hoje distri-
buido O Diabo a Quatro, o que se realizara, com toda certeza, 
na proxima segunda-feira. Queira V. S. desculpar esta fal-
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t a em que — por forga maior — incorremos pela primeira 
vez". Transcreveu-a, no dia 30, A Provincia. 

No mes seguinte, precisamente a 20 de fevereiro, o n° 33 
abria a "Segao Noticiosa" com a nota que se vai ler: "A reda-
Qao d'O Diabo a Quatro — composta de rapaziada limpa e 
dotada de natureza angelica — mudou-se do inferno para os 
Campos Eliseos, onde continua a suspirar pelos cobres dos 
seus assinantes". 

Outro ilustrador — Jose Neves — passou a alternar com 
Vera Cruz na assinatura das charges e alegorias, ao passo 
que apareciam, na parte tipografica, novas segoes, e os pseu-
donimos mudavam-se, as vezes, para Aristeu, Satan, Roberto, 
Pedro Botelho, Abigor, Frei Albino, Argos, Goguis, Zut, e ou-
tros. A partir da edigao de 21 de maio, Oberon, que mexia 
com tudo, na sua segao, travou polemica com o professor 
Aires de Albuquerque Gama (este atraves do Jornal do Reci
fe), em torno das "Nogoes de Fisica" que editara e que mere-
ceram azeda critica daquele comentarista. 

O n° 51, de 25 de junho, assinalou o primeiro aniversa-
rio do orgao, cujo editorial comemorativo fez um retrospec-
to de sua atuagao no jornalismo indigena, acentuando: 

"Impusemo-nos o dever de atacar de frente, destemida-
mente, heroicamente, todos os abusos individuals e coletivos, 
todos OS vicios da nossa organizagao social e politica. E isto 
temos feito na proporgao das nossas forgas e com aplausos 
dos cidadaos mais interessados pelo futuro do pais" . Nou-
tro topico: "Como nao nos deslumbram os brilhos das posi-
Qoes oficiais, nem nos seduzem os proventos e comodidades 
dessas posigoes, nao pouparemos a censura individuo algum 
que a provoque, seja qual for a importancia do papel que 
represente na comedia da nossa vida social e politica". 

As paginas centrals da mencionada edigao estamparam 
significativa alegoria do gravador Jose Neves, ocupando es-
pago integral: diversas figuras adultas corriam, em desespe-
ro, apavoradas, campo a fora, perseguidas por um jovem 
Diabo de archote na mao esquerda, rebenque na direita e a 
caneta a tiracolo, tendo a retaguarda a Opiniao Publica. Em 
baixo, a quadra: 
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"O vicio combater, o firro, a Tirania, 
O Cinismo, a Vaidade e a torpe Corrugao; 
As trevas destruir, saudar a luz, o dia, 
Opor o bem ao mal — eis a missao da Imprensa". 

Prosseguiu, no ano II, a numeragao. De Antonio Lopes 
Cardoso, a folha divulgou, em edigoes seguidas do mes de 
julho, o poema "A beata", parodia da poesia de Tomaz Ri-
beiro "A judia" . Jose Neves era, entao, o unico ilustrador 
(depois voltou Vera Cruz), com a oportunidade de apresen-
ta r litogravuras de grande poder artistico, especialmente de 
critica aos politicos e ao Clero. No mes de novembro despe-
dia-se Oberon, aparecendo Ariel, logo mais transfigurado em 
Puck, que assinaria, ate o fim, o comentario "Historia da Se-
m a n a " . Eaco vinha apresentando o "Museu de tipos", e Me-
fistofeles redigia cronicas tea t ra is . 

Em principio de 1877, O Diabo a Quatro abriu campa-
n h a em prol da aquisigao de obolos para as vitimas das inun-
dagoes de Portugal . No mes de fevereiro comegavam as se-
goes: "Fagulhas", depois substituida pelas "Aparas", por 
Gaziel, e "Arranhaduras", por Astaroth, ambas de satiras 
politicas, a exemplo, alias, do que faziam os demais donos de 
pseudonimos. 

O cliche do titulo, com algumas modificagoes para me-
Ihor, no desenho, foi substituido na edigao de 8 de ju lho. 
Subira a assinatura anual para 18$000 e a tr imestral para 
5$000. Tendo passado a impressao a ser feita, desde o n° 
88, de 11 de mar go, na oficina do Jornal do Recife, a rua 
do Imperador n" 47, voltou, no n^ 119, para a Tip. Mercan-
til, transferindo-se, no 128°, todo o servigo para a de J . E . 
Purcell, onde era, desde o inicio, confeccionada a parte lito-
grafica. 

Excelente foi a cobertura feita pelo semanario, em no
vembro, da visita ao Recife do General Manuel Luiz Osorio 
(Marques do Herval), especialmente atraves de ilustragoes. 
Chegado o n" 130, de 30 de dezembro, figurou na oitava pa-
gina expressivo desenho de uma jovem, representando o Ano 
Novo, com cesta de flores a mao, e, ao fundo, u m velho esco-
rado na bengala, de longas barbas, em ret i rada. Dizia a le-
genda: 
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"Vai, 6 ano malfadado, 
E leva a fome e a t r i s teza . 
Que o teu sucessor nos t r aga 
Os risos da Natureza" . 

Em fins de 1877 a redagao abr i ra c a m p a n h a para an-
gar iar donatives destinados as vit imas da seca que dizimara 
05 sertoes do Ceara e Pe rnambuco . Terminou (edigao de 10 
de fevereiro) com u m apurado de R s . 1:200$700 e 143 pecas 
de roupas, o que foi encaminhado ao presidente da provincia, 
Francisco de Assis Olegario Maciel, p a r a o devido des t ino. 

A edigao de 24 de margo de 1878 estampou, em pagina 
dupla, magnifico re t ra to desenhado por Jose Neves, do Con-
selheiro N«,buco de Araujo, a cujo falecimento dedicou Puck 
a sua "Historia da S e m a n a " . No mes de maio. Puck critica-
va o t i tulo do novo orgao caricato Os Xenios, com este t ra-
vando polemica de alto nivel, em torno das palavras Xenios 
6 Xenias e respectivos significados. 

O n° 157, de 7 de julho, exibiu, n a pr imeira pagina, ar-
tistico desenho de Vera Cruz, representado por u m a tumba , 
ent re ciprestes, em cuja lousa se lia: "Aqui jaz Jose Neves. 
Morreu t r a b a l h a n d o " . Ao lado, chorando, a figura d'O Diabo 
a Quatro. Na "Historia da Semana", Puck fez o necrologio 
do inditoso ar t i s ta (3) . 

Ficou Antonio Vera Cruz com a responsabilidade inte
gral das ilustragoes; mas foi substi tuido, em setembro, por 
A. Roth, e este, logo mais, pelo desenhis ta Aurelio de Figuei-
redo, que t ambem assinaria poesia e cronicas sobre Artes, 
en t rando pa ra o corpo redacional . 

Com o n° 182, findou a publicagao em 1878, p a r a pros-
seguir, sem alteragao, no outro a n o . Radamento firmava, 

(3) Consumido por "uma tisica pulmonar", Jose Neves "morreu (ti-
nha 28 anos) numa pobreza vizinha da miseria". "Tossindo, of egante, ar-
dendo em febre, sentindo desfalecimentos, ele, inclinado sobre a pedra, 
ia dando os tragos triunfantes da caricatura: ria proximo a cova, sentin-
do-se morrer. Trabalhou ate os ultimos momentos, mais talvez instigado 
pela pobreza do que desejoso de aproveitar os ultimos lampejos do seu 
talento que se extinguia". De gravador, tinha-se feito caricaturista "de 
um dia para outro. Dentro de dois anos executava ja trabalhos que Ihe 
valeram aplausos gerais e que nos faziam crer firmemente que daria um 
magnllico artista". 

Observe-se que, em 1872, Jose Neves executava bons desenhos para A 
Illustra^ao Pernambucana. 
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entao, as "Piadinhas". Gaziel laborava as "Aparas". O "No-
ticiario" cabia a Alecto. Mas os principals eram Puck (Ani-
bal Falcao), que t lnha a responsabllldade do editorial; Me-
phisto (Generlno dos Santos), autor do "Jornal de Mephls-
to", e Satan (Alfredo Falcao), o das "Cartas ao Diabo". Ge
nerlno e Antonio de Sousa Pinto tambem asslnavam poeslas. 
Martins Junior apareceu com um soneto na edigao de 2 de 
mar§o de 1879. 

A redagao manteve constante e acesa critica ao Clero 
e a politlca situaclonista, polemizando, sobretudo, com o dia-
rlo conservador O Tempo. 

Termlnou a exlstencla do bem redigldo orgao, um dos 
mals Importantes no seu genero, com o n° 195, ano IV, de 25 
de malo de 1879 (4) . Pretendla a empresa reformar o ma
terial, aumentar o pessoal da redagao, pagar as contas atra-
sadas, chamar a ordem os asslnantes relapsos e voltar a clr-
culagao alguns dias depols, como jornal "elegante e mallcio-
so". As circunstancias nao o permitiram (Bib. do Inst. Arq. 
e Bib. Pub. Est.). 

O PEREGRINO — Periodico Republicano e Literario — 
Redigldo por estudantes, salu a lume o primelro numero a 
10 de julho de 1875, formato de 25x18, com olto paginas, sen-
do Impresso na Tip. Industr ial . A redagao funcionava na 
rua da Roda n° 29. Destinado a sair nos dias 10 e 25 de cada 
mes, assinava-se a 3$000 por trimestre, mediante pagamen-
to adiantado. Trazia, sob o titulo, o seguinte excerto de La 
Boulay: "Heurex ceux qui vivent en un temps et un pays ou 
la pensee a son plein essor, ou le peuple cherche et obtient 
la lumiere, ou enfin e'est une meme chose qui d'aimer la 11-
berte et d'aimer la patrie". 

O artigo de apresentagao critlcou o absolutismo impe-
rante "com a capa de constltuclonalldade", frlsando, apos 
outras consideragSes, que o jornal fora fundado para ensi-
nar ao povo e a patria "a verdadeira politlca — a democra-
cla, e mostrar-lhe os passos que temos dado na senda da cl-
encla e da l i teratura". Um segundo artigo redacional conci-
tava o povo a derrubar o gabinete de 7 de margo e "esmagar 
a majestade". 

(4) Sacramento Black (obra citada) registara, er rdneamente , a exis-
tencia d'O Diabo a Quatro no periodo de 1873 a 1878. 
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Seguiram-se poesia e conto de Joaquim Homem Bom 
Pessoa de Melo, a continuar; duas poesias de Antonio Pepes 
B . de Vasconcelos e o "Folhetim", de Wagner (pseudonimo 
de Joao de Oliveira, o redator principal), que atacou o perio-
dico A Lucta, chamando plagiarios aos seus redatores, tam-
bem estudantes. 

Teria ficado no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

JORNAL CRITICO MUSICAL — Impresso na Tipografia 
e Litografia de J . E. Purcell, a rua Vigario Tenorio n° 29, 
circulou pela primeira vez no dia 15 de julho de 1875, "espe-
cialmente dedicado a tornar conhecidas produgoes dos nos-
sos professores, por prego ao alcance de todas as bolsas''. 

Noticiou-o o Diario de Pernambuco, no dia subsequente, 
acrescentando: "Assina-se no segundo andar do predio no 
24 da rua Marques de Olinda, a 3$000 por trimestre para a 
provincia e a 4S000, idem, para fora dela". 

Ocorreram mais duas edigoes (1), a ultima das quais 
registada pelo Diario de 18 de agosto, para vender-se o exem
plar a 1$000, "contendo a marcha "Tristeza de Pernambuco 
ou Alegria dos Magistrados". 

A FACHINA — Datado de 1875 (16 de julho), apresen-
tou-se em formato de 31x21, com quatro paginas, impresso 
na Tipografia Universal, a rua do Imperador no 52. A guisa 
de programa, lia-se abaixo do titulo: "Politica, em estilo hu-
morista. — Sai quando sai, aU'iniprovista". 

Abriu a edigao o amincio "Faga-se a fachina nos cabe-
los brancos". Seguiram-se a comedia "O elemento servil e a 
rotina" (a continuar); o poema "Os sabios sem ventura", 
ocupando duas paginas, "dedicado a Democracia"; notas li-
geiras, versos amenos e satiras. 

Nao passou do primeiro numero (Bib. Piib. Est.). 

O MYOSOTIS — Jornal das Familias — Destinado a pu-
blicar-se semanalmente, saiu a lume no dia 25 de julho de 
1875, formato de 32x23, com quatro paginas de duas colunas 

(1) So registado, nos "Anais", o n° 1, interrogativEunente. 
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largas . Diregao e propriedade de Maria Heraclia de Sousa. 
Trabalho material da Tipografia Universal. Assinatura tri-
mestral — 3S000, acrescidos de ISOOO para fora da capital . 

Vinha, conforme concisa apresentagao, preencher u m a 
lacuna, pois, desde muito tempo, nao se publicava, em Per-
nambuco, "um periodico escrito especialmente para as fa-
milias" (1) . Falaria de modas, sem deixar tambem de divul-
gar diferentes artigos ,de consagrados intelectuais. Decla-
rava-se cheio de fe e animagao. 

Inseriu, feito folhetim, o comeco do romance "Tempes-
tades do coracao", de J . de Matos Moreira; conto da direto-
ra; versos de Cesar Muniz, A. Ply e Ana Autran e uma trans-
cricao de Castro Alves. 

Nao ha indicios do prosseguimento. 

O ESTUDANTE CATHOLICO — Religiao e Literatura 
— 6rgao da Uniao da Mocidade Catolica, apareceu a 1° de 
agosto de 1875, formato de 37x25, com quatro paginas de tres 
colunas. Comissao de redagao: Fernando Mendes de Almei
da, relator: Manuel de Carvalho Sousa e Albino Meira de 
Vasconcelos. Sob o titulo, o lema: "Ubi Spiritus Domini ibi 
libertas". Impressao da Tip. Industrial , funcionando a re-
dagao na rua da Imperatriz no 22, 1° andar . Publicagao tri-
mestral, cobrava ISOOO por mes, pagos adiantadamente . 

Seu programa, expresso no artigo de abertura, era "com-
bater pela santa causa da Religiao Catolica, Apostolica, Ro-
m a n a " . 

" . . . atendendo-se a situagao atual do governo e dos es-
piritos influenciados por uma seita satanica", t inha como 
objetivo destruir os ataques que vinha sofrendo a religiao 
do Estado, acrescentando: "Sim, nos combateremos enquan-
to pudermos; mas com as legioes do pensamento, com o gla-
dio da palavra, e unidos como mocos que somos; nao usare-
mos do insulto, que nao convence a ninguem; nao declama-
remos como histrioes de imprensa, e aceitaremos qualquer 
discussao dentro dos limites da civilidade e da c o r t e s i a . . . " 

(1) Decerto Maria Heraclia nao teve conhecimento do congenere A 
Mulber, que Ihe tomara a dianteira, como se viu paginas atras. 
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Constituiu-se a materia do periodico, em seu prossegui-
mento, de editorials doutrinarios; discursos pronunciados na 
instalagao da Uniao; os respectivos Estatutos; artigos de Ro-
zendo Adriao da Fonseca Lima e Tarquinio de Sousa Filho; 
poesias, assinadas com iniciais, e comentarios de refutacao 
a assergoes do quinzenario A Lucta contra a Religiao Cato-
lica. 

Foi curta a existencia d'O Estudante Catholico, que ter-
minou uma vez divulgado o n" 5, a 3 de outubro (Bib. Piib. 
Est.). 

DEUTSCHER KAEMPFER — Litterarisches und "per 
acidens" politisches Zeitungsblatt. Fur die Ausbreitung^ des 
Deutschthums im Norden Brasiliens herausgegeben (1) — 
Precedido de prospecto, distribuido com antecedencia de um 
mes, anunciando a novidade, circulou o primeiro numero a 
2 de agosto de 1875, todo redigido em lingua alema, por To
bias Barreto de Meneses. Editou-o Carl Eduard Muhlert, 
proprietario da Tipografia Mercantil. Assinatura trimestral 
— 3$000. 

Nao restam comprovantes em nenhuma das bibliotecas 
visitadas, nem dele deram noticia os jornais da epoca (2) . 
Circularam cinco edicoes, a ultima das quais datada de 12 
de setembro, conforme o registo dos "Anais". 

So a 30 de setembro o Diario de Pernambuco transcre-
veu, na sua "Revista Diaria", uma nota do Deustsch Zeitung, 
de Porto Alegre, dirigido por Carlos Koseritz, que acusou o 
recebimento do jornal de Tobias Barreto com palavras entu-
siasticas, a destacar o topico: "A redacao segue uma direcao 
inteiramente livre, e se esforga em particular por tornar co-
nhecidos os meritos da ciencia alema". 

O LINGUARUDO — Periodico Imparcial, Critico e No-
ticioso — Surgiu no dia 10 de agosto de 1875, formato de 
32x22, com quatro paginas de duas colunas a 16 ciceros. Im-
presso na tipografia d'O Commercio a Retalho, a rua do Im-

(1) Na traduQao de Alfredo de Carvalho: "O Campeao Alemao — 
Periodico literario e acidentalmente politico, destinado a expansao do 
germanismo no Norte do Brasil". 

(2) •— Para que — imaginara Tobias — mandar exemplares do Ka-
empfer a conJrades que nao conhecem a lingua alema? 
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perador n° 12, local tambem da redagao, ai assinava-se a 
200 reis mensais, pagos adiantadamente. Niimero avulso — 
80 reis. Circulagao determinada para os dias 10, 20 e 30 de 
cada mes. 

"Minha vinda — lia-se no artigo-programa — ao mundo 
jornalistico, se nao e curiosa, e aflitiva; porque, nao conten-
do politica, e tendo em proposito azorragar aos que merecem, 
hei de ser por eles respeitado. Muitas cocegas ou zangas hei 
de fazer". 

"O Linguarudo — frisou — vem falar ao povo, vem di-
zer-lhe a verdade, vem apontar as patotas e os patoteiros. 
fi a minha missao". 

"A sorte do povo" e "O estado do povo" serviram de te-
ma a dois artigos, alem de comentarios sobre a situacao das 
artes e dos artistas e a respeito do recrutamento; uma "Con-
versa do Compadre com a Comadre viuva" e artigos ligeiros 
de Romualdo Alves de Oliveira e M. Careca. fiste idealizou 
sarcastico projeto, sugerindo a criacao de uma junta espe
cial encarregada de providenciar para que nao ficasse ne-
nhum portugues no Brasil sem sofrer a emasculagao... 

Seguiu-se a meta enunciada, inclusive com a colabora-
cao poetica de Paulino O. Pessoa e A. F . Guedes. Na edicao 
de 7 de setembro, escrevia o editorialista: "O Linguarudo 
nao pode regozijar-se pela independencia do Brasil, porque 
de fato ela nao existe". Acentuou, noutro artigo: " . . .o pre-
sente do Brasil e triste e mais calamitoso sera o futuro". 
Num terceiro, a continuar na edigao subsequente, aludiu ao 
"abatimento moral e material das artes em Pernambuco". 

Mas a pessimista gazeta teve efemera duragao. Atingiu 
0 no 5 a 20 de setembro (Bib. Piib. Est.), extinguindo-se com 
0 n.° 9, de 30 de outubro, conforme consta do noticiario do 
Diario de Pernambuco (1) . 

O PROGRESSO — Periodico Recreativo, Literario e Jo-
co-Serio — Redigido por Jose Izidoro Martins Junior, Beli-
sario Pernambuco e Francisco Carneiro do Rego Campelo, 
entrou em circulagao a 10 de agosto de 1875, formato de 32x 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 5 como tendo sido o ultimo. 
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22, com quatro paginas de duas colunas largas. Impresso na 
Tip. Universal, destinava-se a sair nos dias 10, 20 e 30 de 
cada mes, custando 3S000 a assinatura trimestral. 

No "Prospecto", como se intitulava o editorial de apre-
sentagao, firmado por Martins Junior, lia-se, justificando o 
aparecimento da folha: ". . .era impossivel que nos nos que-
dassemos e, imoveis, guardassemos no intimo dalma, sem pu-
blica-los a ninguem, nossos primeiros sentimentos, que sao 
apenas os crepiisculos matutinos da nossa vida; era impos
sivel que OS primeiros labores duma lampada que se acende 
no coragao da mocidade fossem apagados e extintos pela mao 
ressequida da indiferenca. Foi, pois, imicamente animados 
por esses motivos que encetamos esta tarefa que, segundo 
cremos, nos ha de ser bastante penosa, se nao sobrepujar 
totalmente as nossas forcas; nao foi movidos pelo lucro, qua-
se nenhum, que poderiamos haver da nossa pobre empresa, 
nem ainda com a intengao de podermos nos taxar de jorna-
listas que a levamos a cabo". 

Aludiu a necessidade de cultivar a inteligencia huma-
na, para que houvesse progresso. E mais: "Dispondo duma 
parte joco-seria, O Progresso nao se valera disso para criti-
car pessoalmente quem quer que seja; empregando nela uma 
linguagem jocosa, procurara, recreando ao mesmo tempo, 
desfazer alguns abusos da nossa sociedade menos instruida, 
aclarando-lhe seus porventura erroneos pensamentos". 

Apelava, finalmente, "para os protetores sentimentos do 
publico pernambucano", a fim de nao interromper sua "pe-
regrinagao jornalistica". 

A "Parte Recreativa" constou de uma transcrigao sobre 
a "influencia das mulheres nas sociedades modernas''. A 
"Parte Literaria" foi ocupada por poesias de Leovigildo Sa
muel da Silva Costa e Martins Junior, a este cabendo tam-
bem a "Parte Joco-Seria": "Dialogo entre duas comadres". 

O Aviso que se vai aqui transcrever completou a edicao 
de estreia: "A redacao deste periodico aceita e agradece toda 
e qualquer colaboragao que se dignarem remeter-lhe, con-
cernente as partes recreativa e literaria, e tambem a joco-
seria, achando-se porem de acordo com o seu programa; isto 
e, nao admitindo critica alguma que possa ofender a susce-
tibilidade de quem quer que seja; debaixo desta ordem, acei-
tara qualquer colaboragao as diferentes partes do periodico". 
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Circulou O Progresso normalmente, fiel ao programa 
tracado, acrescentando-se-lhe a colaboragao alternada de 
R. de A., Leonio Salemo, J. R., Piragibe Hagisse da Silva 
Costa, A. S. F . , Hugulo, Fabio Crespo e Bactylo. 

Suspendeu-se a publicagao apos o n° 8, de 20 de outubro, 
para so voltar, continuando a numeragao, a 30 de setembro 
de 1876, impressa na oficina grafica d'O Tempo, a rua Du-
que de Caxias n° 28. Inscreveu no cabecalho: Le monde mar-
che!'' (E. Pelletan) e "Away! Away!" (Byron), reduzindo o 
sub-titulo para "Ciencia e Literatura". Ao corpo redacio-
nal, afastado Belisario, foram admitidos J . Augusto de Al
meida e J . M. Seixas Borges. 

Encontrava-se novamente — dizia — "no campo das li-
des de Guttenberg", de onde se retirara "pelo espago de dez 
meses", pronto para cumprir sua meta. 

Entretanto, nao prosseguiu, e a edicao seguinte so apare-
ceu a 30 de marco de 1877, sem mais alteragao, a nao ser a 
retirada do ultimo redator da lista e a transferencia do ser-
vico material para a Tipografia Filartistica. 

Continuou mensalmente. Mas ainda aconteceram mo-
dificagoes no corpo redacional, do qual saiu J . Augusto, subs-
tituido por Leovigildo Samuel, que, por sua vez, terminou 
cedendo o lugar a Honorio Monteiro. Tambem o escritorio 
da redagao mudara de lugar mais de uma vez, findando na 
rua Formosa (atual Avenida Conde da Boa Vista) . Quanto 
ao formato, so se alterou no n° 13, passando de duas colu-
nas largas para tres normals. 

Martins Junior iniciou, entao, a serie de artigos sob o 
titulo "Bosquejos Historicos", usando o pseudonimo Jinjor, 
sem chegar ao fim. Ainda registada a colaboracao de S. C., 
Lelio, Sanzio (folhetim) e outros. Mais constantes do que 
tudo eram as produgoes de M. J . 

Finalmente, depois da edicao de 30 de julho, circulou o 
n° 15 a 30 de setembro de 1877, este impresso na tipografia 
de Bourgard & Cia., para nao mais emergir (Bib. Piib. Est.). 

A VOZ DO POVO — Orgao Democratico — Destinado 
"a defender as questoes politicas e socials, que e a bandeira 
politica do partido do povo" (cf. A Provincia, in "Publica-
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goes Solicitadas"), para publicar-se quinzenalmente, circu-
lou 0 n° 1 a 15 de agosto de 1875 e o no 2 (unico exemplar 
manuseado) no dia 30, formato de 30x20, com quatro pagi-
nas de pequeno formato. Proprietario e redator principal — 
Ulisses do Rego Rangel. Trabalho grafico da oficina d'A 
Provincia. Tabela de assinaturas: semestral — 4S000; tri-
mestral — 2S000. Constaram do cabecalho as divisas: "O 
despotismo tiranico dos soberanos e um atentado contra os 
direitos da fraternidade humana" (Fenelon) e "Vigoroso odio 
a anarquia/Terno e profundo amor ao povo" (Victor Hugo). 

Focalizando os temas Povo, Democracia, Liberdade e In-
dependencia, bateu-se o redator, em editorial e em artigo as-
sinado, pela Republica. Apresentou colaboragao de Florezio 
e variedades (Bib. Pub. Est.). 

Publicou-se ate o n" 4, cujo aparecimento foi noticiado 
pela "Revista Diaria" do Diario de Pernambuco, a 2 de no-
vembro (1) . 

O ENSAIO — Periodico Cientifico e Literario — Circu-
lou, pela primeira vez, a 20 de agosto de 1875, formato de 
29x20, com oito paginas de texto, a duas colunas de compo-
sicao, sendo impresso na oficina do Diario de Pernambuco, 
a rua Duque de Caxias n° 42. Escritorio da redacao: rua das 
Trincheiras n^ 34. Destinado a sair mensalmente, "a razao 
de S200 pagos na entrega", tinha como redatores Manuel 
Clementino de Oliveira Escorel e Henrique Capitolino Pe-
reira de Melo. 

A capa da revista, circulada de vinhetas, exibia, ao cen-
tro, 0 conceito: "O jornalismo e hoje o grande livro do povo, 
como outrora as catedras eram as grandes paginas do sa-
bio" (Iris). Abrindo o texto, lia-se, abaixo do titulo: 

"De Deus e maldicao a ignorancia; 
Nas asas da instrucao ao ceu subimos". 

W. Shakspeare. 

Era mais um soldado que se enfileirava na cruzada da 
imprensa — dizia o artigo de apresentagao, assim concluin-
do: "O Ensaio, cuja publicagao hoje encetamos, vai correr 

(1) Fazendo-o interrogativamente, Alfredo de Carvalho so mencionou 
o primeiro niimero d'A Voz do Povo. 
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mundo exposto a critica; porem pedimos que critiquem os 
escritos e poupem os autores. Nao e um periodico que va 
ferir a ninguem, mas sim aplicar-se a ciencia e a l i teratura, 
que, segundo diz um escritor, se em geral e a historia do es-
pirito humano, a l i teratura especial dum povo pode dizer-se 
a historia do progresso intelectual deste mesmo povo". 

Alem de artigos, inseriu poesias de F . B . e Francino 
Cismontano (iniciais e pseudonimo de Francisco do Brasil 
Pinto Bandeira e Acioly de Vasconcelos) . Comecou um "Es-
boco historico da Provincia de Pernambuco", por H. C , e 
o folhetim "O barqueiro do Tibre", "romance historico ver-
tido do original italiano de Antonieta Klitische de la Grange 
6 oferecido a ilustre redagao". 

Com a colaboragao, principalmente, de Albino Meira, 
circularam mais dois numeros, o derradeiro dos quais datado 
de 15 (1) de outubro. 

Suspenso, voltou O Ensaio — no 1, ano II — a 15 de 
maio de 1876, continuando a numeragao das paginas, sem-
pre oito por edicao, a parte a inexpressiva capa. Mudou o es-
critorio para o Patio do Paraiso (atual Avenida Dantas Bar-
reto) n° 26, 1° andar, e pretendia publicar-se "duas vezes 
por mes, a razao de S500". 

Assim concluiu o editorial, de pagina inteira, a respeito 
do ressurgimento: "O Ensaio, que hoje reaparece na arena 
jornalistica, depois de algum silencio, sustentara seu progra-
ma de ontem e dira a mocidade que espere seu dia, como Co
lombo, e deixe que passe a tempestade, que mais tarde vem 
a bonanga". 

Seguiu-se a publicacao, ora quinzenal, ora mensalmen-
te, divulgando trabalhos de historia e biografia, a cargo de 
Henrique Capitolino, e poesias de F. Cismontano e de outros 
nomes de projecao, a saber: Antonio Rangel de Torres Ban
deira, Afonso Olindense (que se assinava Nilson nas produ-
coes em prosa), Joao Batista Regueira Costa, Pelino Guedes, 
Alcipreste, etc . Completava cada edicao uma parte noti-
ciosa. 

(1) Nao no dia 5, como consta dos "Anais". 
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A part ir do n*̂  8, so constou do cabegalho o nome de Ca-
pitolino. Logo mais, dado a publico o 11° 10, de 30 de setem-
bro, so com quatro paginas, chegava O Ensaio ao fim do seu 
tirocinio em 1876, ai divulgando, apenas, artigo de despedi-
da, um "Juizo da Imprensa" e o indice do sumario geral dos 
dois anos, que totalizaram 100 paginas . 

Prometeu retornar "no comego do ano vindouro", mas 
nao o conseguiu (Bib. Piib. Est. e Bib. da Fac. Dir. - UFPe.). 

A MAI DO LINGUARUDO — Periodico Critico, Satirico 
e Joco-Serio — Surgiu no dia 23 de agosto de 1875, formato 
de 30x20, com quatro paginas, destinado a publicar-se nos 
dias 3, 13 e 23 de cada mes . Impresso na tipografia d'O Com-
mercio a Retalho, vendia-se a 80 reis o exemplar. 

Abriu a ediqao a nota a seguir, a guisa de programa: 
"A Mai do Linguarudo aparece para profligar o vicio, a desi-
dia das autoridades, os crimes, a perseguigao ao povo, com o 
ferro em brasa . Tambem dedica-se as ciencias, as artes, a 
economia, comercio, industr ia . No seu importante fadario 
de combater o pessimo e elogiar o otimo, so tem u m a unica 
reserva, e nao envolver-se com o lar domestico, ao qual aca-
ta ra reverente; porque, quando moga, nao toleraria atrevido 
algum que o fizesse, quanto mais, velha, que tem encarnado, 
em seu coragao, que a moral e o unico esteio da sociedade". 

Lia-se, no editorial, que a folha se apresentava para 
combater a negacao de liberdade, de justiga, de melhora-
mentos publicos e de consciencia livre, adiantando: "Sou 
political sou liberal; sou ligueira; sou conservadora; sou con-
ciliagao; sou republicana; sou democrata; sou monarquista; 
sou absolutista; sou dissidente; sou progressista; sou sepa-
rat is ta; tenho todas as politicas; sou, finalmente, mae uni
versal; sou barr iguda. Tenho todas as politicas, contanto 
que me deem dinheiro". 

Em linguagem jocosa, varios artigos e sueltos encheram 
as paginas do jornal caricato, que deitou critica e menoscabo 
a diferentes instituigoes publicas, focalizando, sobretudo, a 
"Companhia Cambrone" e "O recrutamento por sorteio", 
sempre em defesa do povo, "um soberano fraco, um corpo 
sem cabega, um poder sem agao". 

Prosseguiu ate o n^ 6, de 3 de outubro, no qual divulgou 
uma "por tar ia" de "S. M. R.", que Ihe "outorgara" o 
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"titulo" de Marqueza do Lingiiarudo (ver paginas adiante), 
frisando: " . . . d a q u i por diante merego outre tratamento, 
outra consideragao" (Bib. Piib. Est.). 

A NAVALHA — Semanario Critico, Chistoso e Literario 
— Surglu a 6 (1) de setembro de 1875, formato de 25x18, 
com quatro paginas de tres colunas, impresso na oficina do 
Jornal do Recife, a rua do Imperador n° 77. Assinava-se a 
1$000 por mes, custando $300 cada exemplar. 

No artigo de abertura, apresentou-se como "mais um 
alistado para o exercito da Imprensa", que vinha tomar seu 
posto. Procederia sempre, na qualidade de guarda-avanca-
da, "segundo os preceitos da disciplina". Mas, "ai daqueies 
que ficarem de frente para o gume afiado de sua folha!" Nao 
se envolveria "no emaranhado labirinto politico". 

Concluiu declarando prescindir de "amolagao", so dese-
jando mesmo cumprir o programa que Ihe servia de sub-ti-
tulo. 

A partir do n° 2, passou a imprimir-se na Tip. Indus
trial, a rua do Imperador n° 29. Circulou com regularidade, 
inserindo segoes como "Talhos", por Dubois; "Navalhadas", 
por Barbier; "Anedotas", Charadas, Epigramas, "Coisas su-
jeitas ao corte" e "Variedades". Uma cronica-folhetim ocu-
pava o rodape de tres paginas, em tipo miudo, assinada, su-
cessivamente, por A Tarde, A Noite, A Vista, A Panga e Eli-
berte. Foram outros colaboradores: Teixeira de Carvalho, 
Teofilo Dias, Jaime, etc. 

Estendeu-se a publicagao ate, pelo menos, o n° 12, de 27 
de novembro (2) (Bib. Nac ) . 

A SENSITIVA — "It assim que se denomina um novo 
periodico instrutivo e literario que comegou neste mes a pu-
blicar-se aqui" — assim o noticiou o Jornal do Recife, de 13 
de setembro de 1875. 

Dirigia-o Franklin R. da Costa e Silva, consoante in-
formagao d'O Estudante Catholico, de 18 de setembro. 

Teria ficado no primeiro numero. 

(1) Nao no dia 18, como registou Alfredo de Carvalho. 
(2) Tambem se enganou o Autor referido, ao dar o n° 9, de 6 de no

vembro, alias interrogativamente. como tendo side ul t imo. 
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A GARGALHADA — Jornal Literario, Critico e Humo-
ristico — Aparecido na lide jornalistica a 10 de outubro de 
1875, circulou o n^ 2 (unico exemplar avistado) (1) no dia 
20, apresentando-se em formato de 27x18, com quatro pa-
ginas de duas boas colunas. Impresso na Tip. Industrial, 
destinava-se a sair trimestralmente. Assinatura mensal — 
$500; para o "exterior" — §600. 

Divulgou materia, em prosa, de L. S. e, em verso, de 
Ferraz Junior e Flora Lages; a segao satirica "Gargalhadas"; 
variedades e a continuagao, em rodape, do romance "As me-
morias de um padre", de Eduardo Evaristo Ferreira Viana 
(Bib. Piib. Est.). 

A MARQUEZA DO LINGUARUDO — Periodico Critico, 
Satirico e Joco-Serio — Em substituigao ao denominado A 
Mai do Lingxiarudo, apareceu com o n^ 7, de 10 de outubro 
de 1875, obedecendo ao mesmo formato e identica quantida-
de de paginas. Publicagao dominical, assinava-se a 200 reis 
mensais, custando o exemplar 80 reis. Tip. d'O Commercio a 
Retalho. 

Apos a primeira edigao com a nova roupagem, verificou 
A Marqueza o prestigio que o titulo Ihe emprestara; "um ti-
tulo de nobreza tem imediata influencia na vida publica e 
particular das pessoas"; "redobraram as alegrias, os desejos 
de ver-me, de conversar-me", etc. , assim concluindo o edi
torial do n° 8: "Nao hei de morrer enquanto nao endireitar 
esta sociedade onde o merito e demerito, este o merito. Creia 
em mim o povo, que A Marqueza do Linguarudo reformara 
0 Brasil". 

Prosseguiu a Jornada da bem redigida gazeta, critican-
do o governo imperial, descobrindo-lhe as mazelas, em arti-
gos sucessivos, sem assinatura, a nao ser O Visconde do Rio 
Preto, autor das Cartas da Corte "a Exm^. Marqueza", em 
tudo predominando forte ironia, verve esfusiante, na defesa 
do interesse das classes oprimidas, do povo, democratica-
mente. Os casos regionais, provincials ou locals, eram igual-
mente focalizados, em meio a acerbas censuras aos adminis-
tradores que se descuidavam do dever. 

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara o primeiro numero 
d'A Gargalhada como tendo sido linico. 



4 1 6 LUIZ DO NASCIMENTO 

Na edigao de 21 de novembro lia-se a seguinte Varieda-
de: "O Credo da Marqueza — Creio neste mundo no poder 
do deus dinheiro todo poderoso, criador dos reis, ministros 
e exercitos; em tudo um so poder, salvo o da soberania do 
povo instruido que nasceu das maos de Deus verdadeiro; pa-
decendo sob o poder dos tiranos, crucificado e morto pelos 
tributos, sepultado no abismo da tirania, ha de ressurgir 
quando menos esperar o rei; subira ao trono da Liberdade, 
ficando sentado a mao direita para governar-se a si mesmo, 
vindo a ser julgado pelo direito punindo os opressores; creio 
no espirito da inteligencia e em N. S. Jesus Cristo; na co-
municagao da fraternidade, igualdade e liberdade, trindade 
social; na remissao de todos os que sofrem injusticas; na res-
surreigao dos direitos usurpados pelos tiranos; creio na vida 
eterna. Amem' (1) . 

Ao findar o ano, publicado o n^ 18, de 24 de dezembro, 
esclareceu o editorialista: "A politica bem entendida nao 
pode ser outra senao aquela que satisfaga a necessidade do 
povo, criando fontes de trabalho artistico, quer se chame 
mecanica ou artes liberals, ensinando as ciencias, iniciando 
industrias manufatureiras, criando fontes comerciais, abrin-
do vias de comunicagoes de todos os generos, instrugao ao 
povo, criando leis liberrimas, enJim, promovendo todos os 
melhoramentos concernentes a matar a fome e proscrever 
a ignorancia. Se bem que Marqueza, acho que a politica que 
apresento como meu programa e a que o povo deve seguir; 
porque so ela sera o santelmo das liberdades piiblicas". 

O n° 19 saiu a 9 de Janeiro de 1876, tendo o cabegalho 
modificado. Acima do titulo via-se, ao centre, o cliche, em 
xilogravura, de uma matrona, de caneta e papel a mao, la-
deada dos versos aqui transcritos, a guisa de Expediente; 

(1) Ja em edigao anterior — 24 de outubro — fora publicado o se
guinte Padre Nosso da Marqueza do Linguarudo: "Padre Nosso que estais 
nos ceus — livrai-nos dos politicos reus. Santificado seja o vosso nome — 
livrai-nos dos ingratos politicos-homens. Venha a nos o vosso reino — 
nao devem ter entrada os que tern vendido a patria. Seja feita a Vossa 
vontade — mas nunca a dos reis e seus ministros. Assim na terra como 
nos ceus. Nos dai hoje o pao nosso de cada dia — que nos falta pela in-
ciiria do governo, Nos dai sempre a liberdade usurpada. Perdoai as nos-
sas dividas — assim como temos perdoado as de Pedro Gonzaga. Nao nos 
deixeis cair na tentagao do Conde d'Eu. Livrai-nos do despotismo. 
Amem". 
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"Saio todos os domingos 
Nesta terra a passear, 
Visitando os meus leitores 
Para os cobres embolsar. 

Quinhentos reis por dois meses 
Sempre pagos adiantados, 
Custa minha assinatura, 
Logo a vista e nao fiados. 

Tambem retalho-me avulsa, 
Por quatro vintens somente; 
Sou uma velha dos diabos, 
Ja fui fria, hoje sou quente. 

Quern me quiser assinar 
Venha a rua do Imperador; 
Na casa numero doze 
Onde assisto sem temor. 

Aceito correspondencias 
De inter esse particular; 
Conforme o meu ajuste, 
Pra quem quiser publicar. 

Todos negocios comigo 
Serao nesta tipografia, 
Onde tenho meu caixeiro 
Toda noite e todo dia". 

Ao sub-titulo acrescentou-se a palavra "Imparcial". E 
constou de um dos artigos redacionais: "Acho que nao posso 
desejar aos meus leitores e admiradores mais do que dinhei-
ro, festas, anos, paz e progresso para esta terra que nos viu 
nascer". 

Atingido o n° 31, de abril, escreveu o redator, a proposi-
to do aparecimento do diario O Tempo: "Os conservadores 
descobrem coisas, para conservarem sua conservagao, que 
causam espanto. Ja estao ha oito anos conservados; agora, 
com O Tem.po, se conservarao mais oito a n o s . . . " Noutro 
topico: "Que invengao magnifica! Que meio de conservar a 
Monarquia do nosso amo, enquanto ele os conservar desfru-
tando o Tesouro nacional!" 
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A Marqueza veio a admitir materia "a pedido", com di-
ferentes assinaturas pseudonimas, principalmente J. Cambra, 
Barao de Biriba e outras, assim como algumas poesias, nao 
so do genero satirico, mas tambem civico. 

Sem qualquer interrupgao, circulou ate o n*' 69, de 24 
de dezembro de 1876. Disse, no editorial de despedida, que 
voltaria feito Duqueza do Linguarudo (2), acentuando: 
" . . . po rque espero ser nomeada pelos relevantissimos ser-
vigos prestados ao governo do meu amo". 

Sem data nenhuma, circulou um Boletim d'A Marqueza 
do Ling^uarudo, so impressa a primeira pagina, nela se con-
tendo um editorial em que conclamava o povo a acorrer as 
urnas para votar na Marqueza. No cabeqalho, em vez dos 
versos do Expediente, liam-se, aos lados do cliche da velha 
caricata, as exclamaqoes: "Viva a Liberdade! Viva a Sobera-
nia do povo! Abaixo a tirania! Fora os traidores e vendidos!" 
(Bib. Piib. Est.). 

SALVAQAO DE GRAQA — 6rgao de propaganda evan-
gelica, entrou em circulacao em fins de outubro (1) de 1875. 
A proposito, noticiou o Diario de Pernambuco, de 4 de no-
vembro, na segao "Revista Diaria": " . . .acaba de sair a luz, 
nesta cidade, mais um jornal, que se destina a ensinar a ver-
dade que Deus revela ao homem a respeito do caminho da 
salvagao". 

Consoante a informa^ao, o numero de estreia apresen-
tou o seguinte sumario: "Conserto de obras — A moralida-
de da Biblia — O nosso intuito — O titulo do nosso jornal 
•— Serao as escrituras sagradas plenamente inspiradas e de 
autoridade divina? A salvagao e para os pecadores — A ne-
cessidade de um mediador". 

Sem que se encontrem comprovantes correspondentes 
aos primeiros anos da publicagao, existem, na segao de avul-
sos da Biblioteca Publica do Estado, exemplares dos ns . 9 e 
10, ambos com a indicagao "Ano I", de 1878, sem mencionar 
o mes. Apresentaram-se com oito paginas, formato de 31x23, 

(2) O ultimo rebento jornalistico da serie linguaruda — cujas pro-
priedades e redagao eram atribuidas a Joao Cirlaco da Rocha Lobo — 
sera estudado no Vol. VI desta "Hist6ria da Imprensa de Pernambuco" . 

(1) Nao no mes de novembro. como o registou All . de Carvalho. 
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a duas colunas de 16 ciceros, impresses em bom papel, na 
Tipografia Mercantil, funcionando a redagao na rua do Im-
perador n° 43, 1° andar . Assinava-se, com a declaragao de 
mensario, a 2$000 anuais, ou 2$200 para o interior, custando 
200 reis o numero avulso. 

Traziam, sob o titulo, os conceitos biblicos: "Pela graga 
e que sois salvos mediante a fe, e isto nao vem de v6s, por-
que e um dom de Deus; nao das obras, porque ninguem se 
gloria" (Eph. II : 8 e 9) e "Se a Retidao e pela Lei, segue-se 
que morreu Cristo em vao" (Gal. II : 21) . 

Toda a materia das duas edigoes manwseadas consti-
tuiu-se de artigos de propaganda doutrinaria, atraves, uni-
camente, de transcrigoes. 

Foi, segundo o professor Jeronimo Gueiros ("Projegoes 
de minha vida", Recife, 1951), "o primeiro jornal evangelico 
do norte do pais", tendo obedecido a diregao do Revmo. John 
Rockwell Smith. 

Decorrido mais de meio seculo, Salvagao de Graga — 
cujas primeiras edigoes t inham sido impressas em Lisboa, 
na Tipografia Luso-Britanica, teve o seu n° 3, ano I, de de-
zembro de 1875, reeditado (oito paginas) em outubro de 
1932, no Recife, em comemoragao a Reforma Religiosa do Se
culo XVI, pela Igreja Presbiteriana local (Bib. Piib. Est.). 

O MARTELLO — Periodico Critico e Noticioso — A 
Provincia, em sua edigao de 4 de novembro de 1875, registou 
o aparecimento do primeiro numero do orgao em tela, "redi-
gido por alguns mogos "indignados pelo modo com que os 
egoistas vao pervertendo a nossa sociedade". Nao milita em 
bandeira alguma; o seu fim "e o bem comum da nossa pa-
tria, que esta lutando com os mesquinhos costumes que nos 
for am legados pela raga lat ina". fi este o programa do novo 
jornal, cujos artigos sao bem elaborados". 

Impresso na Tipografia Mercantil, em pequeno formato, 
publicou-se tambem o no 2, noticiado pela mesma A Provin
cia a 17 de novembro. E ainda saiu a lume o no 3, registado 
pela "Revista Diaria" do Diario de Pernambuco de 3 de de-
zembro (1) . 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 1 como sendo unico, fazen-
do-o in ter rogat ivamente . 
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O ECHO ARTISTICO — Ciencias. Artes. Literatura — 
Circulou no dia 6 de novembro de 1875, formato de 31x22, 
com quatro paginas de duas colunas largas. Responsavel — 
Joao Ciriaco da Rocha Lobo. Impresso na tipografia d'A 
Provincia, estabeleceu redagao na rua dos Expostos (atual 
Pedro Ivo) n° 10, mudando-se depois para a rua Estreita do 
Rosario no 45, 1° andar. Assinatura mensal — $300; para 
fora da cidade — $400. Numero avulso — $100. 

Principiou "a caminhar na senda jornalistica — conso-
ante o artigo-programa — tendo por alvo de todas as suas 
aspiracoes o elevamento das artes, para que o artista possa 
ser elevado". Pugnaria pelos interesses dos artistas, "que 
lutam por uma causa santa — a fraternidade artistica". 
Bradaria contra a continua usurpagao dos seus direitos. 

Quanto a politica, ressaltou o editorialista: "Aceitamos o 
partido que tiver em seu programa as mais avangadas ideias, 
porque este e o partido da verdadeira liberdade. E onde se 
estigmatizar os tiranos, onde se falar da soberania do povo, 
ai deve estar o artista, porque ele e a vitima que sofre". 

Gazeta semanal, circulou regularmente ate o no 6, de 11 
de dezembro, prosseguindo — n° 1, ano II — no dia 8 de Ja
neiro (1) de 1876. A confecgao material passou a efetuar-se 
na Tip. Mercantil, a rua do Torres n° 10, quando a redacao 
teceu palavras de gratidao ao lider politico Jose Mariano Car-
neiro da Cunha, pelos obsequios que Ihe prestou "durante 
o tempo em que ele (O Echo) foi publicado em sua oficina". 

Terminou a primeira fase ao editar-se o n° 4, de 9 de 
fevereiro, ficando suspenso por deficiencia de meios. 

O Echo Artistico dedicara sucessivos editorials a defesa 
das artes, tendo em vista o desprezo a que eram relegadas 
pelo governo; a miseria dos artistas em geral; a sua situagao 
de parias. Na edigao de 27 de novembro, escrevia: "O que es-
peramos do governo? O que devemos esperar? Nada! Traba-
Ihemos antes que o desespero nos domine. Artistas, nao con-
sintamos, sem protestar, que o governo continue a escarne-
cer-nos!" 

(1) Nao no mes de junho, como esta escrito nos "Anais" 
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Manteve as segoes: "Ciencia", contendo nogoes, em se-
rie, sobre Geografia; "Literatura", incluindo folhetim de D. 
Quixote, que tambemi firmiava poesias ligeiras; a novela "Os 
dispersados", sem assinatuara; versos de C. T . , H . , A. M. , 
C. P . e Sa Filho, e "fantasias" de Domingos Marques; fi-
nalmente, Noticiario, Charadas e Epigramas. 

Nove meses decorridos, precisamente a 12 de novembro 
de 1876, voltou o semanario, com seu n° 5, a atividade, acres-
cido o formato para 37x25, paginas de tres colunas a doze 
ciceros. Ja se imprimia em tipografia propria, tendo adota-
do nova tabela de assinaturas: mensal — $500; trimensal 
(devia dizer — trimestral) para o "exterior" — 2$000. 

Escreveu, entao, o redator: "O Echo Artistico nao mor-
reu! Ei-lo ai a soltar, como outrora, o seu brado aos quatro 
ventos: — Artistas, uniao, trabalho, progresso!" Noutro to-
pico: "Sim, ele nao morreu; exultem os art is tas: antes mais 
cheio de vida e de crengas, segue firme e seguro o trilho que 
se impos, em demanda da independencia d'arte, da perfecti-
bilidade do ar t i s ta" . 

Juntaram-se as segoes anteriores u m a "Coluna livre". 
n a qual Loraty escrevia sobre "A Biblia e a razao"; "Artes" 
e "Ineditorial". Os folhetins t inham a assinatura de An-
reng-Zeb e Roast-Beef, redigidos com boa verve, versando 
assuntos diferentes. Apareciam versos de C. Taylor, e tc . 

Enquanto isto, os artigos de fundo nao deixavam de de
bater a situagao dos art istas, sempre relegados ao desprezo 
governamental . 

Nao foi muito alem O Echo Artistico. Divulgado o n° 
11 a 24 de dezembro, nao voltou jamais a agao (Bib. Piib. 
Est .) . 

O ESTABANADO — Jornal Literario, Satirico e Ilustrado 
O primeiro numero saiu a lume no dia 14 de novembro 

de 1875, formato de 38x26, com quatro paginas, sendo as 
duas externas de charges litograficas. Assinava-se na rua 
das Cruzes (atual Diario de Pernambuco) n" 2, obedecendo 
a seguinte tabela: semestre 5$000; mes — 1$000; para o ex
terior: 6S000 e 1$200, respectivamente. Prego do exemplar 
— 300 reis. 
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Segundo a concisa nota de apresentagao, o titulo nao 
significava a irrupgao de ataques virulentos "sobre o parti
cular de cada um. Engano formal: apenas tencionava banir 
OS maus costumes daqueles que, zombando da humanidade, 
vao usurpando seus direitos ou corrompendo a decencia e 
a moralidade". Nao entraria, "com intuito de infamia, no 
palacio do rico, nem na choupana do pobre". 

Na alegoria que, sob o cliche do cabepalho, completnn a 
primeira pagina, viu-se um palco e, afastadas as cortinas, 
ao centro, tres individuos de casaca e chapeu a mao, em ati-
tude de curvatura, com a legenda: "A Redagao cumprimen-
ta ao respeitavel publico de Pernambuco". 

A materia tipografica comeqou com o romance "A vir-
gem da Tapera", do dr. Joao Climaco Lobato, que se suce-
deu cada semana e nao teve fim, seguido de poesia de Albi
no Meira, "Miscelania", "Variedades e Charadas". 

Continuou a publicagao todos os domingos, imnressa nas 
tipografias Americana (o n° 1) e Industrial, esta situada a 
rua do Imperador n° 29. Manteve o programa tracado, in-
serindo comentario de abertura, colaboragao poetica de Be-
larmino Dour ado; prosa e verso assinados por Eu mesmo; 
Pitt; Vralacho, o da "Galeria de tipos"; O Pangudo ; Gripho, 
que fazia "Teatro", etc. , tudo bem dosado de satira e boa 
verve, assim como as paginas de litogravura, dedicadas a cri-
tica de costumes, sendo as charges assinadas por Vera Cruz, 
M. R. e E. B . , ou sem assinatura. Em notas diversas, a re-
dagao atacava, de rijo, o congenere America lUustrada, por-
que este falava "da vida privada do proximo". 

Nao p6de, todavia, O Estabanado (que tinha pouco de 
estabanado) alongar mais sua existencia, em face da luta 
com OS assinantes relapsos. Parou ao divulgar o n° 12, de 
5 de fevereiro (1) de 1876 (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.), 

DTHYNK — Periodico Alemao — Circulou a 14 de de-
zembro de 1875, apresentando como redator Bukner Uhey 
Barreto de Meneses. Abaixo do titulo, vinha o seguinte: "Pe
riodico alemao Zeitung Schriebens in dentes — Sprach". 

(1) Alf. de Carvalho assinalou, por engano, que o liltimo numero 
publicado tinha sido o 11°, de 22 de Janeiro. 
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Suas quatro paginas, em formato de 26x18, com duas co-
lunas de composigao de 12 ciceros, nao representavam mais 
que um conjunto de linhas de tipos embolados, aqui e acola 
arremedados titulos de materia e ate, encerrando a edigao, 
o que pareceria um poema, em oitavas, assinado por Brrea-
tot ed Meneses. 

Com semelhante jornal, que nao voltou a publicar-se, 
seu idealizador, que nao era outro, segundo Alfredo de Car-
valho, senao Jose Vicente Meira de Vasconcelos, procurava 
ridicularizar Tobias Barreto, que antes redigira, em puro 
idioma alemao, o Deutscher Kaempfer (Bib. Pub. Est.). 

A JUVENILIA — Revista Literaria — "Sob a redacao 
de diversos mocos desta cidade". iJropriedade da Emnresa 
Silveira & Arauio e imnressa na Tip. Mercantil, deu a t)u-
blico sua primeira edicao a 15 de dezembro de 1875, forma
to de 25x17, contendo 12 paginas de texto. Redagao a rua do 
Imperador n** 46, 1° andar, ou rua da Fundicao n° 7. Assi-
naturas: trimestral — 2$000; mensal — 1$000. 

Surgida em meio da "luta constante dos espiritos em 
busca da verdade", A Juvenilia — lia-se na "Introducao" — 
"e a realizacao de um pensamento alimentado, ha mnito, 
por jovens que, no silencio de sua obscuridade, trabalham 
nao para a evangelizapao das grandes ideias, que a tanto 
nao chegam as suas forcas, senao para libertarem-se do ju-
go despotico das autoridades literarias". 

"Desconhecendo os prognosticos dos que se dizem mes-
tres da literatura. e sem ter frequentado as aulas de uma 
academia, a mocidade da Juvenilia, que hoje aparece pela 
primeira vez a luz piiblica, tem por fim mostrar aos vindou-
ros o quanto pode a vontade no espirito dos que trabalham 
pelo amor as letras". Concluiu: "Faz-se, apenas, abstragao 
da politica, qualquer que ela seja''. 

Iniciaram a materia as "Cartas Fisiologicas", de J . Mo-
leschott, seguindo-se a fantasia "Valisneria", de Rangel de 
Sao Paio (anteriormente lida em reuniao da sociedade "Gre-
ve Literaria"), para terminar com pequeno poema de Eduar-
do de Carvalho. 
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A segunda edigao ocorreu a 31 de dezembro, entao subs-
ti tuida a firma da empresa pelo nome individual de Silveira 
Carvalho. Mudou tambem de casa impressora, nao mencio-
nada . Inseriu produgoes, em prosa e verso, de Demetrio de 
Albuquerque, Francino Cismontano, Belarmino Carneiro e 
E . de Carvalho. 

Ao que tudo indica, terminou ai a existencia da revista 
(Bib. Piib. Est.) . 
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"Estamos diante de uma obra-fon-
te, indispensSvel a qualquer brasili-
ana, as bibliotecas publicas e particu-
lares, as das escolas, nao so de jor
nalismo, e dos proprios jornais, de 
modo particular pernambucanos. Sen-
do mais de consulta, serve paralela-
mente a outras intengoes. Basta pas-
sar-se a vista pelas quarenta e sete 
paginas do indice onomastico (refe-
rencia ao vol. Ill) para a gente a-
char nomes do nosso jornalismo que 
ultrapassaram o circunstacial e me-
recem a volta aos nossos convivios 
com a recuperapao de muitas pagi
nas que escreveram", 

(Da "Agenda", Mauro Mota, Diario 
de Pernambuco. 14 6 1968) 

"Trata-se de uma densa contribui-
Qao a historia da imprensa brasileira 
na principal cidade do Nordeste, o 
Recife, nao so do ponto de encon-
tro de culturas, como verdadeira me-
tropole de toda aquela vasta regiao. 
O minucioso levantamento feito pelo 
A, reflete assim, com a vida tantas 
vezes efemera dos diaries, um pouco 
da historia das ideias, dos partidos, 
dos conllitos socials e do desenvolvi-
mento da cidade e da regiao". 

(D'O Estado de Sao Paulo. "Lanca-
mentos", 16.3.1968). 
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" . . . s eu trabalho e de impressionar; 
vejo que o piano atinge XV volu
mes; que obra! que pesquisas! que 
paciencia benedit ina!. . . Mas que 
imensa, enorme utilidade traz essa 
obra, da forma pela qual esta feita. 
;ins pesquisadores, a historia litera-
ria e jornalistica do pais! que fonte 
de informagoes! que detalhes! Nada 
conhego semelhante, nada de apenas 
parecido com a sua HIST6RIA". 

(De uma carta do escritor Plinio 
Doyle, 21.9.1969). 

"£ admiravel a precisao e minucia 
de dados. Sua "Historia" se inscreve 
entre as melhores do genero, como 
contribuigao inestimavel para a futu-
ra Hist6ria da Imprensa Brasileira, 
que, na verdade, so podera ser ten-
tada apos o levantamento hist6rico 
de cada regiao". 

(De uma carta do escritor Francisco 
de Assis, Barbosa. 15.1.1970). 




