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Palavras do escritor Barbosa Lima So-
brinho, na sessao de 17 de novembro de 
1970 da Academia Brasileira de Letras: 

"Sr. Presidente: Tenho em maos, para 
oferecer a Biblioteca da Academia, o livro 
de Luiz do Nascimento — "Historia da Im-
prensa de Pernambuco" . Luiz do Nasci
mento e um pesquisador de meri to extra-
ordinario e dotado de uma paciencia in-
vencivel. A presente obra esta planejada 
para 14 volumes, e ele aqui esta publicando 
o 5°. relativo aos periodicos do Recife apa-
recidos entre 1851 e 1875. Na verdade, to-
dos esses jornais foram por ele lidos a ten-
tamente , e seus resumos dos aspectos pr in
cipals dessas edicoes por ele pesquisadas 
sao tao uteis que, ainda recentemente, quan-
do tive necessidade de verificar, por exem-
plo, a fase da colaboragao de Oliveira Lima 
era alguns jornais pernambucanos, fui en-
contrar em Luiz do Nascimento as datas p re -
cisas, isto e. quando comegara e terminara 
a colaboragao do autor de "D. Joao VI no 
Brasi l" no Jornal do Recife, exatamente a-
quele em que ele iniciou sua at ividade jor-
nalistica, e posteriormente no Diario de 
Pernambuco. Como se ve, dotados de indice 
admiravelmente bem feitos. sao livros 
da maior uti l idade para as pessoas que se 
dedicam as pesquisas historicas, ou que te-
nham a mesma curiosidade de conhecer al-
guma coisa do passado de Pernambuco" . 

"O importante na leitura desses volu
mes, cada qual mais decisivo para a histo
ria da cultura brasileira, e que ficam as 
respectivas epocas. devidamente, estudadas 
nos aspectos que em geral se filtram atra-
ves dos jornais: l i teratura, politica, vida so
cial e economica, bem como a parte chistosa 
de boemia local. Retrata-se, assim, nas pes
quisas do historiador excelente, toda a vida 
pernambucana dos periodos narrados em 
cada volume. Porque Luiz do Nascimento 
nao se limita a mandar assessores copiar 
titulos e datas de jornais, para depois os 
reunir em livro, tarefa que exige apenas 
paciencia e tempo e ate um pouco de m e -
diocridade. que por vezes se distrai e des-
culpa nessas preocupagoes. Revolve arqui -
vos e bibliotecas, expoe e critica. Da-nos 
a visao ampla de um passado desconhecido, 
que e o que se oculta no silencio dos baus 
ou das estantes empoeiradas" (De Joaquim 
Inojosa, no Boletim Mensal da Ordem dos 
Velhcs Jornalistas, Rio de Janeiro, GB, edi-
gao de setembro de 1970) . 
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Soberania (A) — 1877 50 
Soberania (A) — 1884 191 
Socialista (O) 431 
Sorriso (O) 22.9 
Sorvete (O) 347 
Sport (O) — 1888 260 
Sport (O) — 1895 387 
Sportman (O) 249 
Sport Pernambucano 262 
Sportsman 339 
Stereographo (O) 131 
Sybilla do Norte (A) 389 
Sylphorama (O) 336 
Tabaco Livre (O) 249 
Tabica (A) 177 
Taboca (A) 331 
Tagarella (A) 170 
Tamoyo (O) 283 
Telegrapho (O) 180 



Telephone (O) 172 
Temerario (O) 242 
Tempestade (A) 73 
Tempo (O) — 1893 364 
Tempo (O) — 1896 404 
Tentamen (O) — 1883 171 
Tentamen (O) — 1898 436 
Tesoura (A) 260 
Testamento de Judas Iscariotes (O) 448 
Theatro Santa Isabel 370 
Thereza Diniz 469 
Tobias Barreto 291 
Tomba (O) 412 
Trabalho (O) 476 
Traqo de Unido (O) 96 
Traque (O) 449 
Traquinas (O) 473 
13 de Maio 343 
Tribofe (O) 268 
Tribuna Academica (A) 211 
Tribuna do Povo 83 
Tribuna Litteraria 402 
Tribuno (O) 275 
Trinta de Setembro 175 
Troca (A) — 1889 279 
Troca (A) — 1890 289 
Troqa (A) — 1897 418 
Trocista (O) — 1897, fevereiro 413 
Trocista (O) — 1897, maio 417 
Trocista (O) — 1900 459 
Turbilhdo (O) 179 
Tvmbira CO) 287 
Tzigana (A) 371 
Ubiquidade (A) 135 
Unido (A) 377 
Unido Commercial 361 
Unido da Unido (A) 367 
Urso (O) 1^5 
Urubu (O) 175 
Vanguarda (A) 382 
Vasculhador (O) 425 
Vassoura (A) 447 
Velha Rabuqenta (A) 160 
Verdade (A) 258 
Victor Hugo 204 
Victoria 252 
Vigilante (O) — 1876 39 
Vigilante (O) — 1880 92 





Eis o sexto volume da "Historia da Imprensa de Per-
nambuco", terceiro da serie "Periodicos do Recife", nele ana-
lisadas 726 publicacoes, dos mats diversos feitios e feiqoes, da-
das a luz no periodo de 1876 a 1900. 

A par de jornais, revista\s, dlbuns, arquivos e anais, vdo 
aqui bibliografados os almanaques, como jd foi feito, alias, 
no volume precedente. Tdo conspicuos membros da familia 
da imprensa foram, inexplicdvelmente expunqidos dos "Anais 
da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821/1908", de Al
fredo de Carvalho, assim como nao Ihe mereceram atengdo os 
jornalisticos livros-revistas de sortes, comecados a aparecer 
impressos, no Recife, em 1880, para depois tornar-se rotineiros. 

Entrou, enquanto isto, para os dowAnios da imprensa in-
digena, em epoca vinculada neste volume, um novo elemen-
to: a polianteia, jornal ou revista de numero unico. Surgiu 
a primeira, igualmente, no ano de 1880. E como teve seguido-
res! Caracterizava-se pelo louvor postumo ou pela literatura 
bajulatoria dos aniversdrios natalicios e de homenagens a 
personalidades. 

Nao faltaram os jornalecos do tipo licencioso, em apre-
cidvel quantidade, verdadeiros pasquins, todos, finalmente, 
com o direito de figurar sob o teto onde tern honroso assento 
periodicos da maior importdncia, do mats acentuado presti-
gio, de cardter literdrio, cientifico, politico ou religioso. 

£ mais um documentdrio que tenho a satisfaqao de apre-
sentar a mais autorizados pesquisadores da imensuravel area 
da letra de forma e aos estudiosos de nossa historia geral, uma 
vez que cada pdgina desses jornais encerra uma particula da 
historia de Pernambuco. 

L. do N. 





PERIODICOS DO RECIFE 

1876 /1900 





FOLHINHA DE VARIEDADES — Adotada Expressamente 
para o Ano de 1876 — Entrou em circulacao nos primeiros 
dias de Janeiro, formato de bolso, contendo 72 paginas, mais 
a capa. Editada pela firma Guimaraes & Oliveira, imprimiu-
-se na Tipografia Universal, situada a rua do Imperador n° 
52. Prego do exemplar — 400 reis. 

Sua materia constou de "urn computo eclesiastico", ca-
lendario, "urn extrato da novissima lei do recrutamento e re-
gulamento do novo mercado" e informagoes uteis (Bib. Liceu 
de Artes e Oficios). 

O HOMEM — Realidade Constitutional ou Dissolugao 
Social — Surgiu a 13 de Janeiro de 1876, formato de 38x27, a 
tres colunas, com quatro paginas, a primeira circulada de 
vinhetas finas, trazendo abaixo do sub-titulo um desenho de 
fitas entrelagadas, com as palavras: Liberdade — Fraternidade 
— Igualdade. Estas mesmas palavras figuravam acima do ti-
tulo, a primeira e a segunda em vies, aos cantos, e a terceira 
em sentido reto, servindo de indicagao aos seguintes dispo-
sitivos, respectivamente: "Nenhum cidadao pode ser obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude da 
lei" (Const., art. 179, § 1°). "Aquele que tern odio a seu ir-
mao esta em trevas e anda nas trevas, e nao sabe para onde 
va, porque as trevas cegaram seus olhos" (S. Joao, Ep. I, cap. 
V. 11). "Todo cidadao pode ser admitido aos cargos publicos 
civis, politicos ou militares, sem outra diferenga que nao seja 
a dos seus talentos e virtudes". "A lei sera igual para todos, 
quer proteja quer castigue, e recompensara em proporgao dos 
merecimentos de cada um" (Const., art. 179, §§ XIII e XIV). 

Completando o complicado cabegalho, via-se, numa fai-
xa em toda a largura da pagina, o programa/expediente, 
como a seguir: "O Homem tern por fim principal promover 
a uniao, a instrugao e a moralizagao dos homens de cor per-
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nambucanos. Advogara a causa dos interesses legitimos de
les e defendera seus direitos politicos, propugnando para que 
a Constituicao seja uma realidade para todos os brasileiros, 
sem distingao de classes. As injusticas que lhes forem feitas 
serao levadas ao conhecimento do publico, para que a mal-
dicao geral caia sobre aqueles que as tiverem praticado e o 
mesmo tera lugar relativamente a opressao e perseguigao 
que sofrerem. 

"Saira, por ora, uma vez por semana, as quintas-feiras. 
As assinaturas serao pagas adiantadamente, a razao de . . . . 
2$000 por tres meses. Todo assinante tem direito a fazer pu-
blicar na folha artigos de interesse particular seu, a razao 
de 2$000 por cada coluna que ocupar, uma vez que apresen-
te responsavel legal, nao contradiga as ideias da folha e guar-
de as conveniencias exigidas pela boa sociedade. As publica-
goes dos que nao forem assinantes serao feitas mediante a-
juste particular. Todos os outros cidadaos que, sentindo-se 
oprimidos ou perseguidos, recorrerem ao Homem, encontra-
rao tambem benigno acolhimento, qualquer que seja a posi-
cao social do opressor ou do perseguidor. Todos os negocios 
relativos a folha serao tratados na tipografia do Correio do 
Recife, no patio da Matriz de Santo Antonio n° 15". 

Seguiram-se: "Duas palavras explicativas da aparicao d' 
O Homem", reafirmando os principios do programa enuncia-
do; a segao "Homens de cor vitimas da politica conservadora 
nesta provincia"; a "Galeria de homens de cor ilustres", a co-
megar por Antonio Pereira Reboucas; e uma poesia de Anto
nio Rangel de Torres Bandeira, tambem autor da materia 
precedente. 

Em seu n° 2, o semanario focalizou a dubiedade de ati-
tudes d'A Provincia e, no seguinte, fez graves acusacoes ao 
Presidente da Provincia, Henrique Pereira de Lucena, que nao 
admitia pardos ocupando lugar de destaque em seu governo. 
Na quarta edigao, longo artigo focalizou a balburdia e a con-
fusao existentes n a administragao do pais. 

O Homem circulou com regularidade, repleto de materia 
sobre personalidades de cor, de defesa da raca negra e de 
propaganda dos principios do abolicionismo. Do primeiro ao 
decimo numero, divulgou o folhetim "Beata — a vitima dos 
preconceitos" (historia veneziana) . Na segao "Variedades", 
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liam-se sonetos de Rangel de S. Paio, havendo tambem uma 
par te de noticiario comentado e transcrigoes, tudo versando 
sobre a injusta inferioridade atribuida aos homens de cor. 

Findou a publicacao com o n° 12, datado de 30 de mar-
go, precisamente quando iniciava novo folhetim, em regime 
de continuagao (Bib. Pub. Est .) . 

O MOVIMENTO — Jornal Cientifico e Literario — Deu 
a luz o n ° 1 no dia 1 de fevereiro de 1876, formato de 33x22, 
com quatro paginas de duas colunas largas. Confeccionado 
na Tipografia Industr ial , a rua do Imperador n ° 29, assina-
va-se a 3$000 por trimestre, acrescidos de $500 para as pro-
vincias, a t r a t a r no escritorio da redagao, rua da Uniao n° 
67. 

"Sem termos as altas pretensoes dos nossos colegas da 
imprensa — declarava o artigo de apresentagao — vamos 
por meio deles, e como simples soldados, propugnar pela su-
premacia das letras e da ciencias, sem nos descuidar tambem 
dessas ideias generosas e grandes que falam de liberdade, 
venham elas de onde vierem". 

"Comega hoje O Movimento sua rota pelo mar da Im
prensa, levando consigo os mais nobres fins a que se pode 
propor". Esperava, por fim, a "benevolencia e protegao" do 
publico. 

Constou do sumario o inicio dos ensaios "Brasil — ra-
pido esbogo", de Manuel Antero de Medeiros Furtado, e "Mu-
sica — Rossini", de Paladino, cabendo o restante espago da 
edigao a H. B . S. C. (Homem Bom de Siqueira Cavalcanti) , 
cujas iniciais figuravam em dois artigos e tres poesias. 

O n° 2, do dia 12, deu curso ao prosseguimento dos es-
tudos, inserindo outros artigos de H . B . S. C. e M . C. de 
S . ; poesia de Pelino Guedes e folhetim assinado por Ma mi' 
(Medeiros F u r t a d o ) . 

Terminou ai a publicagao (Bib. Pub. Est .) . 

O SEMANARIO — Em sua edigao de 21 de fevereiro de 
1876, A Provincia noticiou o aparecimento desse novo jornal, 
declarando-o substituto d'O Bizouro. Circulou precisamente 
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no dia 18 do referido mes (1), conforme adiantou o periodi-
co O Homem. 

Publicagao irregularissima, so existe comprovante do 
n° 6, ano III , sem data de especie alguma, mas de fevereiro 
ou margo de 1878. Tinha o formato de 31x22, com quatro 
paginas, funcionando a redacao na rua do Aragao n° 2 . As-
s ina tura semestral — 3$000. Ir^seriu artigos diversos, va-
riedades e notas picarescas (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA CARNAVALESCA — Tendo circulado, pela 
primeira vez, no dia 23 (1A) de fevereiro de 1876 ("Anais"), 
restam comprovantes, unicamente, do n° 4, ano IV, de 23 
de fevereiro de 1879, e do n ° 5, ano V, de 8 de fevereiro de 
1880. Obedecendo ao formato de 37x25, o jornal (nao revis-
ta) apresentou como redator-chefe o Dr. Momo. Escritorio: 
"Em sua casa". Assinaturas: gra t is . Bern variado de ma
teria, esta incluia trepacoes politicas, notas chistosas, ver
sos de Pontual, K. Brion, Sans-Souci, Narciso, Amando 
Amado das Virgens, etc. O n° 5, afora uma cronica de Leo-
vigildo Samuel e algum humorismo, constituiu-se quase to-
do de poesias de Tiburcio Varela (Bib. Pub. Est .) . 

RECREIO POPULAR — Revista semanal, circulou a 5 
de margo de 1876, formato de 22x16, com 12 paginas, inclu
sive capa, esta toda ocupada por urn desenho, a bico de pena, 
representando urn lago, colinas e arvores, ao pe das quais 
homem e mulher embebidos na leitura de livros, a certa dis-
tancia u m do out ro . Abaixo, o nome dos colaboradores: Car-
neiro Vilela (autor da alegoria), Rangel de Sao Paio, Fran-
cino Cismontano (pseudonimo de Francisco do Brasil Pinto 
Bandeira e Acioli Vasconcelos), Afonso Olindense e Marco-
lino Camara Junior . Constava, ainda, do desenho o seguin-
te expediente: Volume I; caderneta I; assinatura — 1$000 
por t r imestre; prego de u m a caderneta — 100 reis. 

Dizendo introduzir u m a novidade na imprensa pernam-
bucana, escrevia a redagao: " . . . t e r n como programa a em-
presa do Recreio Popular o de fazer que chegue ao conheci-
mento de todos, e a posse de todas as bolsas, romances, poe-

(1) No seu livro "Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821 
1908", Alfredo de Carvalho avancou ; erroneamente, para outubro de 1876 
a data do niimero de estreia d'O Semanario. 

(1A) Provavel engano, pois ocorreu a 27 o primeiro dia do Carnaval. 
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s o i v b nimmra UMIKH (on (fuiUro laorymaa da vlnli'iii) 

JORNAL PARA CHCPAR 

« . l l " | - : < i l r i l - : l •!<• I l l l i l l o ! 

.i.i pfcr aid so dizitt a 1 •• jii qneua que n 
Jorna •• tiuiia morrido; o £ g r a esfre-

[c eontonfce, a pensar no magefttoso 
piitoiro, e tuilos oa n . - - - leitores eboravun a 

tar o i • 'i ,i',.1 > o j ass I > inttliz pinqjo-

. uiu iiMiuoui respcitavel e seiio 
t a n . . <• pcrguutnr com a 

kda pel-is soUu;os: 

K i: ila feuttcij'tto, osaprov*ita-
• 'ii>. ip.-:.i s tit- lleiucliiu, alh.i-

f izciam , - eboi u 
- prcbliimos ;i i iumauida-

dc. 
I >;» Cpidemia gvaSBftVH ml e.idade C n.W 

• - • 

l ' :n dia, - . - miKjofl !i rubi 
i i l i a 11 .;. ila<pu> de»ta c i d a d c e i 

e perieia ii •>.. . !:-•• ii • uinprimeoto dee* 
la ii,:-SM> que a* i Us toram pouco a 
j . • ;t «J Bsten<teudo-b- - engrosaaudb-se, a panto 

i FuadiretD il cm una utiica e cterna 
. diijml.i. 

A p< lie ta .. • ni O Dr. Slot 
publtca, P o Cttnha 

• .m exam em «cti!) e igarroi a l im.de 
• ii . . . que t i l t s nao faziam rir. 

I ' Canton diyja que era u n a |>i ign i um que 
. . . . pcli'H 111.*-

meio dn corilti-

'.. 

uid I . H J l i . s t l l S l ' H 

I 

Btirgem 
todUit r u m ' 
oa si and 

. : i .u, . l i r bfttnenfl leerti id&w gigantcfttttw .' 
M-..tthtia a parte, - ( , , ; gramltn honjcfu 

ippiiit'ciincutd 
•mil j , a a rju rur ' 

tcDigente m a n u l m que HOB dirige suvjrin o uni-
eu c iuosisiivi'l remedio ao out] que gTaasava ; 

Tatabetn opublic > comprcliciideo-noe. Lai,. 
" com tal avidcs ari renicdio que — era erueo 

dian vjtutfa esgotar ft ediccao dc dcz mil exem-
• quo fizeramos impriinir; fomos (orfjlmlo* 

t irar nma segunda ediccno, do donn mil numcrox. 
mais correcta c augnientada, p quo onntiniiarp-
mos a vender jielo tnesmo e insigaificatitc j u t e < 
por amor da humanidade. 

O proprio Jortoll ]>ara rir nonbeceo o nia] 
quo causava c reeebcu-noR com o tarrho no« la-
bios. 

As *uas palavTaa lisongeiraa ^ravaram-pp 
cm noasos <:ora<;uV~, porquc a3o o nosso pwirito 
dc ^loiia. 

[»to e o prazor dc vcr um illubtre mcr tador 
ambulante abandonar as. marehandlses df Pa- it 
p t l . s nossos prodi'ictos pagatn-no« fobejamentt 
do todos os nossos gawilicios ! 

Tudo iato foi um soulio ! 
1 'i'i tudo uma illusao ! 
Nos niio ftzemos cborar ; Czeuiofi rir ! 
Nan t t i ramos; auguienUmos o nial. ' 
Malfadadoa medicos, os A«« iu revelaram-

uos toda a vcrdadc ! 
Entiados, sunuuio-nos, o alri e s t i cxplk-ada 

a doraora do tegundo numero. 
Depois. . . pciis.imos. . . o general que fege 

porquc perdoo a primeira batalba e ura covarde! 
Out ia dote hi vai ! 
Se nao tizer effeito, peior para o doente :—" 

t s t i iiH'iuavcl '. 

Antes dc terminar : 
I 'm cgpirttuoBO redactoi' do Diubo a (/»,)/.-• 

di^si; que o nosso jornal era eseiipto por Fit'. 
N'.s. que niio possuiiiHis af (•'!/ alburn, ficimo* 
bastant 

N.Ulelnrli 

I itan»Ui anlnii-:i•!•>- a aiiiBtir a.>s no»SOJ Ifiiui.i 
|.. ipiimnBai'adi^as nem adespev.aa , r , y \ ,i,i ,, oMsbbispa ilincosano. aiomorreu, tni»>> 

tnjUitl do illi '•• 'V om-aie e.-paUion-so \nn c$U f ulaOe. 

http://cm.es
http://alim.de


/ ^ S I W££ 

'f 

/% V' % 

" &JJU £lv 

\ . Of r*nkli* c o B u r l j m i q u t . 

Uepo J lit ovif fcrdttm Unc*5 

Tcnardm __ (n^efc ' i l lo 

Ko petic.-v< 3as Balances 
f—*-

.*>'—-



I'BRIOUICQ CHI8T0S0 id SA I VKICO f 

PlBLICAClo SBJANAi 

R E C I F E 27 1) K J M i B O D E t 8 8 2 

Trimettt*'* 4$ft00'« 
Me* ) * * * > 

(» P0BT1LUX0 
1U« i n , ST 9ft jn.no DK I8s2 

AMCU0K1A M CAULUS ELMJAKDO 

• 1 ' i l l i t l i i i n o r i :•• |»!»• f i t i U n t pt<l i 

THI»ITUJ»« j..iu|»f*i mi l , lf|;il I I I^U< 
t u n e s . » 

( II»»U4< U> . ) 

-at* *v« n I I I J IA . «» pen* intent" 1.••»••• iiim 
;»,'* i i i ; i u I 'Mr-irMui' t trttt ju' ** pre*>iit*** 

• n*i4«, i.'|in«iiii'|iix «l i in A M uo«M I»A u7»r * 
*••••/ u««..ii »i|.|« iii*|ii« fiutAAA l««gr I(ititH • 

** J'«'il «• a r u / u ' i ? 
y i ij •> j..,.lei,K«i i i iovr l «iitd t i e iliiU.fOH'imrn-

^ ' " :»!».I • to.].i «• wir <J U u - l i o * (Kir UMilttl «il 
* * •i,''A*#r % (M-nim ? 

lu •. » . |rt£ ,,.%r|,• ijeAAA iai i t iet i ia C nijfuiiti'Hf.ii 
**'• '411 • • . ) n a* .("iiHiuiii i i v i d * . ui|ti«*lli* <|UA AM 
l r " * - - • li uiio.i C i r t * A K.lunr.lo MttUiAft S im : 
• •••MI.« K. , i f , re c n i ' l , • •" i iufe - l e i t m • « c**lf«r 
•'J •• |*r I M H 4 I nr. i d * 4 « |oub: i ** f lot urn pit»« 
u*iMtvi ttni^o. jlrran',.<»«i_uo« um « n l * l a o I n * . 
t«t*»r <|n« r i , ,| 0 f„in» iiif<|iii focO i* irri-f'i •>!»-
• ' «l*-i».»lv titnto BUgAou uu ly|»«#^ru|»hia Mil 

nigfims «U Pi ovi.l«*no»n, Q H O I !V«C<IH imu ciiri <•'. 
•'; ilmt • fbt igl iart i f l l «e i.ein elitff . 

W h o ]ir"Miiiut*i itt* t umign «lc«ltCA/l's j i l t iUn -
tropH'O cm e x t r e m e , pA* «'•• 1 i«nili.i / i iguo i lv <«r 
i n u l a lo, et** en. pulton* pttluV'iUi u tfeV el< JMI-, 

I> rn oll«i o A i m rHevo ling g n u i t l f i e iinliree 
H^co>*f^bfl|# mii^iti»iiiini«liiilr »1M '.»*M tKHttg^t, ).«•-

• » ^1 <II|<1L'ZII «*. hulll i lt lkhnltl tfe Hu'tJtUll, pr] 144% lift 
' •h iU ,«ff©i* i * f i n It (it. 

X ' ' <'"yA* o lioulifC^ninn, 'pie ftiinrrilmftj \ t * n * t 
v i r tu trjtf, cpi** i i yitiiiiH ii**in11r<* cooiu 111114 tui t * 
o\ 1111 mi J M in in 1 V|i<ij*i:i|ilii('.i em !'• I H A J H I N M A J 

uirt 1 ©J i i i i i n * f*xitair-ii«is l*i, I IUH <t«'Rulin||j|.U«. 
i».»lr vi an ijiki H K I ti(ri '*i, r«*ii«4t?r 1 j t r t i t * 4n Ann* 
ln*l t • «U« v l t u i l a q 10 u Hiv I*>* * l«* do ilittfetrit 
tinH<lo. 

I tmi i i iAni lo tirii ?ii> ju»-to petur •!• t a t in4**n«-
-oluvei •* 'l**in»l i*li» f.iinili 1. «MI V I I I I I I M I lht» u i uut* 

rt.l"* iJOf'lI•!«.'< A UMlliii'tM l,iH|.|nlt,||l*.il»*»-
K* ••*ti* 1* nio'l«*fcl'i t r i l iu i i i i|« vi»i»Hrn«;Mc>,• 9fii> 

!:i I**, <lU6 O iiufhn hui i i i l l ** |.eri«"li<*r» ' I r i l i -H u 
jiii**,l'»Mi iiKMiioria tie L*nilui K d u a n U M u h U t | . 

I(ei4»iieic;it i n . f j t t t * 

•* • 1 

AOGIlBSSAfy SBM NoMP. 

Si.11 I'.HIH enigf;i|ilin ilefMrfttnot rn»n nrn-
iiliH<» •mi i|m* »•• tiirra nut I»cl> tliulo «'» I 'I-I 
2 I «l«» iMrr. i i i i i* All 5 li'H ••« 1I.1 l-••"•!•• | t i»urn ui.ift* 

1 u i i i . i iuH, «• i l r <|H.' v a m o s t r i ih i r . 

|*f In . I I M ' V M ' i j in* li/.«'fii«>«t. a*-fi.iiiiii*i IJU»» 0 

Si* . T**tr(rs r o l i ' i m c m m i l > f l l u inf«%im* i|ii«» 

mi nit I** 1111 M^I 11.ir, tuifffiM* i»|i ri»v« ,il i i i * ! i j -«n 

t i n en**' |o «jui' | I I M | I I I I < i i i i i . i i 11 a tml iu la «l«». S r . 

»" 1 - K luuf - lM M u l . U i t 11^ H«U tyrcieiiiio !»•• | ^ - U « - I » « M i i l . i »lu l».H«f i | » t « i i * • ! . , . . l M i i p n - % 

l»i a vi"<-11 

" r » « f i U <U * X I M U I I ' i n , i l i i ixmi !!•••• l.iMHm 
***"• 'lil i 11 .|r |>i i*'*ii'.h''r ** tkltrin nan l i l f i t n« ' ! • 

!"••» » • 111 i «•! i ro I U . I I I tin: pi ••ti'.iti*".i «*l«» 

•In q i i ' i . i- I I I M I I ' I i l i^ i io ri*i|rt«'ttn t i.«| I M . I I : » » O 

••Hie i «»•» 11 i l l ' p. ini ''»Kf'( i - ih l - ' i , si*tn qi ie »i i i i r i -

I I I I I M i . NI IS|M'I I I IS<«I - o , i* lno i u l m n o In ip ie 

* ' ' ' >>t-H, |»«*fcn. j.'iv v i ni i i inpi i tei i lui d f ii»|trv^« n u u - i i * d a oucfttt i tu A U I t|ue u>lu© 

http://jn.no


HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO ' 33 

sias, viagens, folhetins, variedades, etc., dos autores estran-
geiros ou nacionais mais festejados e reconhecidos no mundo 
das letras; procurando por este modo que se encontre na sua 
revista, por meio de uma leitura amena, um lenitivo as fa-
digas do trabalho". 

Completando o expediente, lia-se na pagina de fundo da 
capa: "No fim de cada trimestre a empresa distribuira, com 
a revista, uma estampa litografada de alguma das cenas 
mais notaveis dos romances, assim como dara, como premio 
aos seus assinantes, um volume nitidamente impresso, sen-
do o dSste primeiro trimestre distribuido imediatamente na 
ocasiao da assinatura, e constando de um conto humoristi-
co do sr. dr. Carneiro Vilela, sob o titulo de Noivados origi
nals". 

Impresso na Tip. Universal, o Recreio Popular, com 
escrit6rio a rua Larga do Rosario n° 21, 1° andar, inseriu 
o sumario a seguir: inicio do romance "O baile das vitimas", 
de Ponson du Terrail, versao de Valentim de Almeida; "Re-
citativo", por Afonso Olindense; comeco da novela "Biosia", 
de Carneiro Vilela, e a "Revista da Semana", por Pantagruel. 

Nao obstante tao bons prop6sitos, a publicagao teria fi-
cado no primeiro.. . caderno (Bib. Ptib. Est.). 

O FRADE — Saiu a lume no dia 13 de marco de 1876, 
formato de 32x22, com quatro paginas, impresso na tipogra-
fia da America Ilustrada, a rua Paulino Camara (hoje Cam-
boa do Carmo) n° 28. Sob o titulo apresentava a divisa: 

"Per me se va nella cita dolente, 
Per me se va n'ell'eterno dolore, 
Per me se va tra la perduta gente, 
Lasciate ogni speranza, vol ch'entrate!" 

Redigido em linguagem jocosa, escreveu, inicialmente, 
Fr. Kagado: "A redagao d&ste peri6dico ilustradissimo nao 
tem escrit6rio, apesar de haver por aqui muita casa vasia". 
Faria suas reunioes nas cal?adas das igrejas, nos bancos do 
jardim, etc. "Nao recebera assinaturas porque nao tem ho-
ra, dia, numero de vezes para a sua saida". Nao tinha "ami-
gos nem camaradas, porque s6 aparecem nestas ocasioes". 
"Rezara por qualquer magom que falecer dentro da comarca 



34 LUIZ DO NASCIMENTO 

e o recomendara a Frei Vital, para melhor chegar ao ceu". 
Prego do exemplar — 100 reis, "para nao escabriar o com
prador" . 

Outros itens de tal jaez completavam o artigo-programa, 
seguindo-se um "estudo" assinado por Fr. Vergalho, sob o 
titulo "O que e o Frade?" As duas paginas centrais, conjun-
tas, constaram de charges em litogravura, o mesmo ocorren-
do nas edigoes a seguir, sendo os frades o alvo principal da 
ridicularia do desenhista. 

Circulando somente um numero por mes, teve o perio-
dico curta vida, pois o 3° e ultimo saiu a 6 de maio. 

Alem dos pseudonimos mencionados, Fr. Pistola e Fr. S. 
Paio eram tambem colaboradores, este assinando um sone-
to. A linguagem manteve-se identica a do primeiro editorial, 
a salientar a satira e o veneno da critica a frades, beatas e 
elementos das gragas do poder publico (Bib. Pub. Est.). 

CONTEMPORANEOS (1) — Encontra-se n'A Provincia, 
edigao de 20 de margo de 1876, boa noticia do magazine com 
o titulo em tela, sob a diregao de P . de Lery Santos, que se 
propimha "a riescrcver os traces bingraficos dos hnmens ilus-
tres do Brasil". O primeiro estudado foi o Duque de Caxias. 

Quase dois meses apos, a 11 de maio. A Provincia infor-
mou achar-se em circulagao o n° 2, que foi ult imo. 

A JUVENTUDE — Periodico Cientifico e Literario — 
"Como fragil batel na convulsao das ondas", apareceu, no 
dia 4 de maio de 1876, "este pequeno periodico dirigido por 
estudantes de preparatories", segundo rezava ligeiro artigo 
de apresentagao, adiantando: 

"Sem pretensao a conquistar o titulo de reformadores, 
A Juventude, cheia de entusiasmo, vem colocar uma peque-
na pedra no alicerce do futuro, cujo edificio e a liberdade". 

Impresso na tipografia d'O Commercio a Retalho, si-
tuada a rua do Imperador n° 12, para onde devia "ser diri-
gida qualquer correspondencia", o quinzenario t inha qua-

(1) Nao mencionado nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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tro paginas, formato de 32x22, a duas colunas largas de 
composigao. Assinaturas: tr imestre — 2$000; mes — $700. 
Numero avulso — $400. 

Propondo-se "ao estudo da ciencia e da l i teratura", nao 
pode A Juventude, entretanto, prosseguir no seu intento, en-
cerrando-se-lhe a existencia com a segunda edigao, da tada 
de 31 (1) de maio. Teve como colaboradores: Ego que, alem 
do seu folhetim, atacou, em artigo, o jesuitismo; Michelozzi, 
Rosbar, D. Vasco e Eu Mesmo, este ultimo ocupando-se da 
necessidade de uma reforma que facultasse ao Ginasio Pro
vincial o direito de conceder titulos de bachareis em letras . 
So o primeiro numero divulgou poesias, assinadas por O. E. 
S. e M. B. (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTA AGRfCOLA E COMMERCIAL — O primeiro 
numero saiu a 5 de maio de 1876, sob a diregao de Joao Alves 
Mendes da Silvo, trazendo abaixo do titulo o excerto a seguir, 
do Barao de Santo Angelo (Informagoes dadas ao ministro 
da Viacao): "Cuide o governo nas medidas tendentes a di-
fundir o ensino pelo interior do Imperio, a propagar a ins-
trugao primaria, a instruir o agricultor, e deixe o ensino pra-
tico. file vira por si mesmo; a prat ica de cada lavrador, au-
xiliada por pouca teoria que ele tenha, o fara mestre na sua 
cul tura" . Impresso na Tip. Mercantil, a rua do Torres n ° 
10, formato de 30x22, assinava-se a 6$000 por ano, devendo 
circular nos dias 5 e 20 de cada mes . 

Lia-se no artigo de apresentagao, apos algumas conside-
ragoes sobre o valor do jornal, "o mais importante motor do 
progresso e prosperidade dos povos": "A Revista Agricola e 
Comercial, inteiramente es t ranha as lutas ruinosas dos par-
tidos que para ai se debatem na arena politica, propoe-se 
a t r a t a r dos interesses da lavoura e do comercio, nao so pro-
porcionando aos agricultores noticias dos melhoramentos e 
progresso obtidos nos diversos ramos da agricultura, como 
tambem transcrevendo os metodos mais aperfeigoados de 
plantagao e advogando os seus interesses, bem como os do 
comercio, com quern faz causa comum". 

O magazine teve existencia normal, divulgando artigos 
assinados por Nabor Carneiro B . Cavalcanti, Felix Fernan-

(1) Nao do dia 19, como consta dos "Ana is" . 
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des Portela, Henrique de Albuquerque Milet, Jaques Mario, 
O Cosmopolita, Um Agricultor Obscuro, Um Plantador de 
Cana, Joao Fernandes Lopes e outros, alem de comentarios 
redacionais, notas economical, estatisticas e informagoes es-
pecializadas. 

Circulou ate o n° 24, de 20 de abril de 1877 (1) . Algu-
mas edigoes (sempre com oito paginas) faziam-se acompa-
nhar de um Suplemento, em lormato duplo, contendo o mo-
vimento comercial da quinzena (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. 
Arq.). 

ACADEMUS — Periodico Politico, Cientifico e Literario 
—Entrou em circulagao a 15 de maio de 1876, formato de 
37x24, com quatro paginas de tres colunas. Sob o titulo tra-
zia a divisa: "O povo que extermina os reis nao pode ser por 
estes exterrnm<ado". Impresso na tipografia d'A Provincia, 
a rua do Imperador n° 77, assinava-se a 1$000 por mes, tendo 
escritorio de redacao a rua Marques do Herval (hoje da Con
cordia) n° 142. Redatores: Jose Maria de Albuquerque 
Melo, A. C. de Castro Madeira e Manuel do Nascimento 
Castro e Silva. Publicagao bimensal. 

Iniciando o editorial, lia-se: "O Academus pede a pala-
vra a filha dileta de Guttenberg e vem, por sua vez, falar ao 
pais em nome da mocidade, dessa mocidade em cujo c6rebro 
enxameiam as Utopias generosas e os agigantados sonhos do 
porvir. . ." 

Aludiu, mais adiante, a palavra "Republica, que resume 
em si as mais altaneiras ambigSes da humanidade, como 
condigao da perfetibilidade no governo dos povos". 

Ja concluindo, apos longas consideragoes, acentuou ser 
"o Trono — o mais revoltante dos privilegios", e "a heredi-
tariedade — o mais odioso dos monop61ios". A Monarquia, 
como "a tartaruga da fabula", haveria de despedagar-se de 
encontro aos rochedos da Democracia". 

Seguiram-se artigos redacionais s6bre politica, impren-
sa, Direito e alguma literatura. 

(1) Alfredo de Carvalho registara, como ultimo niimero, o 20° de 20 
de fevereiro, que 6 justamente at6 onde chega a colegao incompieta da 
Biblioteca Piiblica do Estado. 
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Jornal bem redigido, de ideias palpitantes, nao conse-
guiu, todavia, ultrapassar a terceira edicao, que saiu a 15 de 
junho . Na parte literaria, inclusive folhetins e poesias, cola-
boraram Maffio, J . H . S . , O. Rosa. J Liceti, A. Santiago, 
Celio e Luciano Irere, afora os "Devaneios", de Claudius 
Hermann, serie que, inserida nas tres edicoes, ficou em meio 
do caminho. S6bre Direito Publico escreveu Clisthenes, ao 
passo que Pedro Queiroz iniciou, no n° 3, uma "Revista Cri-
tica", cuja continuacao ficou, igualmente, prejudicada. Nao 
faltou o titulo "Revista", onde se continha o noticiario. As 
"Pinceladas", de Gavroche, so funcionaram quando o Acade-
mus estava no fim (Bib. Pub. Est.) . 

REVISTA ACADEMICA DE SCIENCIAS E LETTRAS 
(1) — "Apareceu, sob a direcao do bacharel em letras Fer
nando Mendes de Almeida, mais uma publicagao academica 
com o fim de discutir teses de Direito e de outras ciencias, 
e l i teratura. Sua redacao e composta de comissoes de todos 
os anos acad&nicos. Agradecendo o primeiro numero desta 
Revista, congratulamo-nos com a mocidade academica pelo 
amor ao estudo que tem re-^elado e animacao de que se acha 
possuida" (D'A Provincia, de 2/6/1876) . 

Publicagao mensal, tendo o n ° 1 circulado em maio, se-
guiram-no o 2° e o 3°, respectivamente, em junho e julho 
(2) de 1876, com um total de 171 paginas, em numeracao 
seguida, formando o Vol. I (e unico) . Formato pequeno. A 
redacao funcionava a rua Visconde de Albuquerque n° 121. 

A par do "Noticiario da Academia", com a assinatura 
do Diretor, a colaboracao das duas edicoes manuseadas dis-
tribuiu-se como a seguir: Direito: Jer6nimo Muniz, Augusto 
de Borborema, Jose Joaquim Seabra Junior, Pedro Leao Ve-
loso Filbo, Jose L. da Cunha Paranagua, Jose Cordeiro Al-
vim da Silva, Joao Pedro Saboia Bandeira de Meio, Jose Au
gusto de Freitas, Joao Henrique Vieira da Silva, Fernando 
Mendes, Antonio Amazonas de Almeida e Nina Ribeiro; Ci-
enciarNeno, Jerdnimo Muniz e Evandro; Literatura: A. Fal-

(1) Fruto de pesquisa apressada, Gondin da Fonseca incluiu a Revista 
Academica de Sciencias e Lettras na "Biografia do Jornalismo Carioca" 
(pag. 352), como sendo publicacao do Rio de Janeiro. 

(2) Alfredo de Carvalho, registara, nos "Anais*', os tres numeros da 
Revista como tendo circulado nos meses de Junho, julho e agosto. 
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cao, Pedro Paulo do Amaral, Tarquinio de Sousa Filho, C , 
Marcolino Camara Junior e Erasinus (Bib. N a c ) . 

A ESTREA — Revista Cientifica e Literaria dos Aca-
demicos do Primeiro Ano da Faculdade de Direito do Recife 
— Surgiu a 1° de junho de 1876, em formato de 29x20, com 
duas largas colunas e oito paginas de texto, sendo impressa 
n a Tip . Mercantil, a rua do Torres n° 10. Escritorio da re-
dagao a Travessa Joao Francisco n° 11 . Lia-se sob o t i tulo: 
"A ciencia, para poder progredir, requer duas condigoes — 
Liberdade e Associagao" (Brito, Fil. do Di r . ) . Devia publi-
car-se nos dias 1 e 15 de cada mes, cobrando 3$000 por assi-
n a t u r a t r imest ra l . Redatores eleitos: Julio Cesar (relator) , 
Jose Maria de Albuquerque Melo, Manuel do Nascimento 
Castro e filva, Manuel Antero de M. Furtado, Manuel do Re-
go Melo, Nilson (?) , Turiano Meira de Vasconcelos, Antonio 
Serapiao de Carvalho e Henrique Augusto de Albuquerque 
Milet, alguns deles substituidos do primeiro para o segundo 
numero . 

Abriu a primeira pagina a nota a seguir: "A redagao, 
por si e era nome de seus dignos colegas, tern a honra de sau-
dar os ilustres s rs . academicos dos anos superiores, alme-
jando-lhes o mais feliz resultado aos seus profundos estu-
dos. Pelo principio moral de confraternizagao e particular-
mente pelos estreitos lagos de consocios n a ciencia do Direi
to, os estudantes do primeiro ano procuram exprimir, por 
estas breves palavras, a estima e consideracao que t r ibutam 
aos seus companheiros escolares". 

Seguiu-se o editorial de apresentagao, oferecendo "a so-
ciedade os primeiros frutos dos nossos estudos", dizendo-se 
"tocados pelo fogo sagrado do verdadeiro amor as ciencias". 
E mais adiante: "Aos nossos dignos lentes, por t an to, daqui, 
do alto da primeira coluna da nossa revista, temos a honra 
de enviar u m a sincera e verdadeira saudacao". Pugnar ia 
pela "liberdade juridica" e, como rumo, t ragara um caminho 
— o Trabalho . 

Toda a composigao em tipo corpo 12, o jornal so inse-
riu, alem do necrologio do professor Jose Antonio de Figuei-
redo, dois artigos de Julio Cesar Leal, um de M. A. de Me-
deiros Fur tado, ambos abordando mater ia de Direito, e o 
"Folhet im" da ul t ima pagina, assinado por Ellom, ou seja 
Jose Maria de Albuquerque e Melo. 
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O n" 2 circulou a 15 de junho, nele colaborando T. 
Meira, Albuquerque Milet (dois art igos), Arime, Turiano Mei-
ra, Furtado e Belastro. 

Ainda ocorreram, pelo menos, duas outras edicoes (1) 
(Bib. Pub. Est . ) . 

A GUERRILHA — "Mais um campeao da democracia" 
saiu a luz a 3 de junho de 1876, "prometendo, em seu pri-
meiro artigo, colocar-se ao lado dos verdadeiros propugnado-
res da causa do povo". 

"A moderagao e firmeza de sua linguagem, a elevagao 
do seu pensamento bem mostram os intuitos de que se acha 
an imada A Guerrilha, que tern de mais o merecimento de fa-
lar de modo a poder ser compreendida por todos" (Cf. A Pro-
vincia). 

Os n s . 2 e 3 (formato de 22x16, quatro paginas) circu-
laram nos dias 10 e 17, respectivamente, tendo no cabega-
lho a indicagao: "Periodico Critico e Noticioso". A venda 
"no Patio do Terco n° 40 e nas ruas da cidade", a 40 reis o 
exemplar. Impressao da oficina d'A Provincia. 

Demonstrava ter orientagao republicana, atraves dos 
editoriais. Colaboragao unica de Oizerolf (Bib. Pub. Est.). 

A publicagao prosseguiu, aos sabados, ate o n° 8, sem-
pre anunciada nos "Avisos" d'A Provincia, cuja edicao de 
26 de julho fez constar que o n ° 9 estava "no prelo". Este 
ultimo, porem, jamais se desvencilhou do prelo ( 1 A ) . 

O VIGILANTE — Periodico Noticioso, Critico, Jocoso e 
Literario — Destinado a sair as quintas-feiras, deu a luz o 
n ° 1 no dia 22 de junho de 1876, formato de 32x22, com qua
tro paginas de duas colunas. Assinatura tr imestral — 1S000. 

(1) Os "Anais" de Alfredo de Carvalho registaram, apenas, os dois 
primeiros numeros d'A Estrea. £, na realidade, o que se encontra na Bi-
blloteca Publica do Estado. Entretanto, o contemporaneo O Romeiro das 
Lettras. (edigao de 31.7.1876) acusou, em seu noticiario, o recebimento do 
n° 4. 

(1A) Nos "Anais'', Alfredo de Carvalho registou, como ultimo, o n° 
6, de 8 de julho. 
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Custo do exemplar — $100. Impresso na tipografia da Ame
rica lUustrada, a rua Paulino Camara (atual Camboa do 
Carmo) n° 28, tinha como encarregado de negocios Inacio 
de Almeida Darinho, instalado na rua do Caldeireiro n° 11. 
Trazia, sob o cabegalho, as quadras aqui reproduzidas: 

"Contra a mentira e o vicio, 
Contra o crime e a perdigao, 
Clamarei, ousado e forte, 
Sem ter do nem compaixao. 

Quero o bem, amo a verdade, 
Amo a justica e a lei; 
Quero o trono a bem do povo, 
Quero o povo feito rei". 

Reafirmou, no artigo de apresentacao, conciso e ener-
gico: "Vigilante e o meu nome; ser vigilante e o meu fim". 

Na segunda edicao, datada de 29, divulgou interessante 
materia, em prosa e verso, a exemplo do numero de estreia, 
comentando temas relevantes, sobretudo atinentes a educa-
cao e "A situacao do pais" (colaboracao de O Cabrion), a par 
de reportagens critico-satiricas e glosas de B. F . 

Nao ficou no n° 2 (1). Circulou, pelo menos, ate o n° 
5, de 23 de junho, do qual constaram ataques aos jesuitas, 
alem das secoes "Charivari", por Lucio Genavo; "Coisas que 
parecem impossiveis" e "Charadas". E o "encarregado de 
neg6cios" foi substituido por Jose Izidro da Silva (Bib. Pub. 
Est.). 

O ROMEIRO DAS LETTRAS — Com o titulo em semi-
-circulo, trazendo sob a parte concava o lema "Surge 
et ambula" e, mais abaixo, o sub-titulo: "Periodico Cientifi-
co, Literario e Recreativo", surgiu no dia 15 de julho de 1876, 
tendo como redatores: J. C. Ribeiro da Silva, F. T. Teixei-
ra, A. J . Mendes Bastos e A. O. J . Publicacao bimensal, 
assinava-se a §500 mensais, sendo impresso na Tip. Comer-
cial, a rua Estreita do Rosario n° 12, com escritorio da re-
dacao a rua do Sossego n° 9. Formato de 31x21, a tres co-
lunas de 12 ciceros e quatro paginas. 

'•(1) Nos "Anais", figura o n" 2 d'O Vigilante como tendo sido o ul
timo publicado 
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Lia-se no artigo de apresentacao: "O Romeiro toma o 
seu bordao, ainda que fraquissimo, e vem, qual outro Ciri-
neu, ajudar os seus irmaos d 'armas a lutar a favor de tudo 
quanto e nobre e justo" . 

Nao t inha partido politico; comentaria os acontecimen-
los, fazendo justica. Quanto a l i teratura e a ciencia, pron-
tificava-se a discutir os principios ao seu alcance, nao se fur-
tando a qualquer discussao, mas sem "o caracteristico da 
injuria". E acentuou: "Qual outro Ashaverus, O Romeiro 
caminhara, sempre, tendo em mira o progresso intelectual". 

Inseriu trabalhos, em prosa e verso, assinados pelos 
membros do corpo redacional, nao faltando o "Recreio", 
constituido de charadas e enigmas. 

Circularam mais tres numeros do periodico mais do que 
tudo literario, contando, tambem, com a colaboracao de R. 
Guapore, B. de Tunguragua, Antdnio Pepes B . de Vascon-
celos, J. Capsoon, etc . Em cada edigao vinha uma cronica-
-folhetim, com assinaturas diferentes: C. N., C. Sedanves, 
A. Oraivileson e Amicus. Tres producoes literarias ficaram 
no regime do "cont inua" . 

O Romeiro das Lettras terminou o ano com o n ° 4, de 
31 de agosto. Reapareceu — n ° 1 ano II — a 15 de maio de 
1877, sofrendo ligeiras alteracoes no cabegalho (ja colocado 
o titulo em linha re ta ) , a saber: sub-titulo: "Ciencia, Lite
ra tura , Crdnica, Recreio"; diregao de J . C. Ribeiro da Silva. 
A impressao ficou a cargo da Tipografia Filartistica, a rua 
Estreita do Rosario n ° 36, 1° andar . 

Retomando "o bordao", que descansara por tantos me-
ses, voltava O Romeiro, sempre infenso a politica, para "pro-
fligar acremente os desmandos de qualquer partido", apro-
var o que eles pudessem "fazer de bom, ou, para melhor 
dizer, fazer justica a qualquer deles". Trabalharia, enfim, 
"pelo bem social". 

Continuou a divulgagao das materias iniciadas no ano 
anterior e manteve as mesmas caracteristicas, acrescentan-
do a colaboracao de Ovidio Filho, Gaspar Regueira Costa e 
Belarmino Dourado, para terminar com a "Crdnica", cons-
t i tuida de noticiario. 
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Foi mais curta, ainda, a vida do periodico no segundo 
ano: temdo publicado o n° 2 a 31 de maio, o 3° (e ultimo) 
so saiu a 15 de ju lho. 

Apos tres anos de inatividade, voltou O Romeiro das 
Lettras — ano III , n ° 1 — no dia 1 de agosto de 1880, com 
o sub-titulo limitado a "Ciencia e Li te ra tura" . Confecgao 
a cargo da Tipografia Central, achando-se o escritorio ins-
talado na Travessa da Congregagao: loja de livros. Reda-
tores: Ribeiro da Silva, Cunha Melo Sobrinho, Ovidio Filho, 
Coelho Lisboa, Herminio M. Lemos e Landelino Camara . 
Tendo adormecido apos "uraa vertiginosa peregrinagao", 
ressurgiu "mais esperangoso, porem sempre modesto", con-
t inuando a marcha interrompida, "em busca de novas con-
quis tas" . 

Divulgou essa edigao — tambem alterada a composigao 
para duas colunas largas — prosa e verso somente dos re-
datores. 

O n ° 3, datado de 10 de setembro, trouxe a primeira pa-
gina circulada de tarja com um soneto de A Redacao a me-
moria do professor Aprigio Guimaraes, alem do respectivo 
necrologio, na segunda, a cargo de Ovidio Filho (que o lera, 
no cemiterio, como orador da sociedade "Pugilato das Le-
tras") e ainda poesia alusiva, de Martins Junior, tambem 
recitada quando da inumagao dos despojos do famoso juris-
consulto e jornalista. Sobre outros assuntos, escreveram 
Herminio A. Moreira Lemos, Tomaz Gomes e Ribeiro da Sil
va (poesia) . Terminou o ano com o n ° 4, de 30 de setembro. 

A 5 de agosto de 1882 retornou O Romeiro das Lettras 
— n° 1, ano IV — em formato maior, 37x25, jun tando ao 
sub-titulo anterior a palavra "Politica", como "publicagao 
semanaria", impresso na oficina grafica da Gazeta de No-
ticias, a rua do Imperador n° 39, e redagao no mesmo local. 
Dos redatores, restaram, no cabegalho, Jose Cavalcanti Ri
beiro da Silva, Ovidio Filho e Landelino Camara, fazendo-lhes 
companhia A. J . Oliveira Junior . E, ao lado do lema primi-
tivo, apareceram os seguintes conceitos de E. Littre: "As 
geracoes passadas coube destruir muito e edificar pouco. As 
geragoes futuras cabe destruir pouco e edificar mui to" . As-
s ina tura mensal — 1$000. 

Longo artigo, assinado pelo mais novo redator, focali-
zou a missao historica da imprensa, pa ra concluir que o or-
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gao, por mais de uma vez detido "em meio da Jornada", a 
falta de forcas, erguia-se novamente, sacudindo "o po das 
sandalias", para "continuar a sua interrompida peregrina-
cao". 

Prosseguiu ate o n ° 5, de 7 de setembro, sempre inse-
rindo producoes, em prosa e verso, do pessoal de casa, alem 
de raros outros originais, inclusive de B . de Andrade Melo, 
Ciridiao Durval, Fernando de Castro, Gaspar Costa e Figaro 
Junior, que escrevia "Pelos Teatros". 

A ult ima das mencionadas edicoes constituiu nova ho-
menagem a Aprigio Guimaraes, por motivo do segundo ani-
versario do seu falecimento. 

Encerrou-se, definitivamente, a existencia d'O Romeiro 
das Lettras (Bib. Pub. Est.) (1) . 

A PATRIA — Folha Politica, Comercial e Noticiosa, 
Destinada a Defender todos os Direitos e Interesses Legiti-
mos e as Vitimas da Opressao de Qualquer Natureza — 
Iniciou sua existencia com a edigao de 9 de setembro de 
1876, em formato medio de quatro boas colunas, com qua-
tro paginas. Impressa na Tipografia Comercial, assinava-se 
a 6$000 por semestre e 3$000 por trimestre, mais 1$000 para 
o interior e provincias. Exemplar a 100 reis. Publicagoes 
particulares e anuncios a 40 reis por linha, pagando os as-
sinantes pela metade. Adotou a divisa: "Et Veritas liberalit 
vos". Redacao no 1° andar da casa n° 30 do Cais 22 de No-
vembro (atual Martins de Barros), sobre o Bilhar dos Arcos". 
Redator principal Bemvindo Gurgel do Amaral . 

Entre outros topicos, lia-se no artigo de apresentacao: 
"Profligaremos sempre a injusta perseguicao autoritaria, 
quer administrativa, quer judiciaria, exercida principalmen-
te contra os fracos". 

Criticou, inicialmente, os me todos eleitorais, a desor-
dem administrativa no foro, a dissipagao dos dinheiros e ou
tros aspectos da vida politica do pais sob a Monarquia. 
Alem dos editorials, incluiu "Folhetim" n a primeira pagina 

(1) A colegao manuseada falta o n° 4 de 1880, que, no entanto, existe 
na segao de Obras Raras da Biblioteca Nacional. 
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e, nas seguintes, "Gazetilha", "Jurisprudencia", "Segao Ge-
ra l " e "Li teratura" , ficando a u l t ima cheia de anuncios (Bib. 
Pub. Est.). 

Embora a ausgncia de outros comprovantes, a publica-
<jao estendeu-se at6 o n ° 15, de 13 de Janeiro de 1877, segun-
do o registro dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 

1 8 7 7 

A DUQUEZA DO LINGUARUDO — Periodico Impar-
cial, Critico, Satirico e Joco-Serio — Comegou com o n ° 70 
— ano I I I — a 7 de Janeiro de 1877, como continuador d' 
A Marqueza do Linguarudo. S6bre o t l tulo exibia desenho, 
em xilogravura, de u m a velhota de 6culos, pena a mao, sen-
t ada diante de u m a mesa, n a disposicao de escrever, mas 
encarando o leitor. O expediente eonstituia-se das quadras 
que vao a seguir (1), dispostas quat ro de cada lado do cliche: 

"Saio todos os domingos, 
Nesta te r ra a passear, 
Visitando os meus leitores 
Pa ra os cobres embolsar. 

Combater a t i rania 
£ somente o meu desejo; 
Liberdade pa ra o povo 
15 o que eu mais almejo. 

Quinhentos reis por dois meses, 
Sempre pagos adiantados, 
Custa minha assinatura, 
Logo a vista e nao fiados. 

Mil reis por u m tr imestre 
P a r a fora da cidade: 
Quern quiser apreciar-me 
E gostar da l iberdade. 

(1) Seis das quadras alinhadas constam do expediente d'A Marqueza 
do Linjjuarudo. sendo novas a segunda e a q u a r t a (Ver vol . V desta o b r a ) . 
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Tambem retalho-me avulsa 
Por quatro vintens s6mente; 
Sou uma velha dos diabos, 
Ja fui fria, hoje sou quente. 

Quem me quiser assinar 
Venha a rua do Imperador, 
Na casa numero doze, 
Onde assisto sem temor. 

Aceito correspondSncias 
De interesse particular, 
Conforme o meu ajuste 
Com quem vier publicar. 

Tod'os negocios comigo 
Serao nesta tipografia, 
Onde tenho o meu caixeiro 
Tdda noite e todo dia". 

O primeiro editorial focalizou o n6vo titulo do jornal e 
a "importancia" da posicao da Duqueza, declarando conti-
nuar a tarefa a que se propusera como Marqueza. 

A defesa do povo, a necessidade do cumprimento do de-
ver por parte do governo; a inutilidade dos partidos; o "alto 
preco da came verde"; a "escravldao" em que permaneciam 
os brasileiros e os excessos do gov§rno imperial foram, entre 
outros de natureza local, assuntos de que se ocupou, cons-
tantemente, o periodico, na sua linguagem forte, as v@zes 
vasada em versos, nos quais a satira se casava a boa verve. 

Em artigo do n° 95, de 1 de julho, a redacao chegou a 
proclamar a necessidade da revolugao, uma vez que o pais 
se achava sob "abandono governativo" (2) . 

Impresso, a partir do n° 115, na "tipografia da Duqueza 
do Linguarudo", conforme se declarava ao pe da ultima co-

(2) O folhetinista d'O Progresso (edig§o de 30.7.1877) nao aturava a 
linguagem d'A Duqueza do Lingruarudo. Era "um esterquilinio, em que as 
pessoas mais asseadas desdenharao manchar as raaos". Abusava da inge-
nuidade do povo fazendo-o "descer um grau de bom senso com tal leitura, 
poluindo assim a Candida filha de Guttenberg' ' . 
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luna da quar ta pagina, encerrou o ano com o n° 118, de 16 
de dezembro, a cujo artigo de despedida seguiu-se longa es-
t irada em versos, assim iniciada: 

"Adeus, meu governo 
Tiranizador; 
Ate para o ano, 
Se eu viva for". 

Continuou, numerando-se seguidamente, no dia 13 de 
Janeiro de 1878, sem alterar o programa. Sucediam-se os 
editoriais em que a Duqueza, sempre falando n a primeira 
pessoa, aludia, sarcasticamente, ao Imperador, chamando-o 
"meu amo" . Liam-se alguns Comunicados de Joao Balbino 
Ramos da Silveira, que criticava os orgaos conservadores O 
Clarim e O Tempo, porque pretendiam desacreditar os libe
rals e os republicanos. Outros raros colaboradores so apare-
ciam com pseudonimos, tais como: A Sentinela, A Coruja 
etc. 

Em nota "Ao Publico", na edigao de 7 de julho de 1878, 
a empresa anunciava haver transportado a tipografia "da 
rua do Imperador para a rua da Viragao ou oftao da Igreja 
de Sao Pedro n° 39. 

A 21 do referido mes assinava o jornalista Romualdo Al-
ves de Oliveira um manifesto "ao corpo eleitoral de Pernam-
buco", pedindo votos, na qualidade de candidato a Assem-
bleia Provincial. E adiantou: "Nao tenho padrinhos para 
minha apresentagao, mas, confiando nos distintos cavalhei-
ros que dirigem, na provincia, o Partido Liberal, que me nao 
guerrearao, pego ao povo que seja meu protetor". Outros 
manifestos foram depois divulgados por ele, inclusive um 
dirigido "aos eleitores de Goiana", sua te r ra . Enquanto isto, 
o pleito de 5 de setembro tornava-se o assunto capital d'A 
Duqueza do Linguarudo, que apontou seus proprios candi
dates . 

Verificar-se-ia, depois, que so foram eleitos os "barrigu-
dos politicos". Ao que comentou a redagao, no n° 148, de 15 
de setembro de 1878, ultimo publicado (3): "O que e verda-

(3) Alfredo de Carvalho registara, como ult imo numero publicado, o 
118, de 16 de dezembro de 1877. 
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de e que estamos a borda do abismo, cavado por conservado-
res maus, por liberals m a u s " (Bib. Pub. Est.). 

A CRUZ — Periodica Religioso Ilustrado — Impresso na 
Tipografia Universal, a rua do Imperador n ° 52, com reda-
cao a rua do Queimado (hoje, Duque de Caxlas) n ° 66, 1° 
andar, publicou o primeiro numero a 14 de Janeiro de 1877, 
destinando-se a sair todos os domingos. Trimestre — 5$000; 
exemplar avulso — $500. Sem editorial programativo, inse-
riu, n a setima pagina, o seguinte aviso: 

"Nao teve lugar a publicacao deste numero no dia que 
haviamos determinado, em consequencia de nao haver quern 
quisesse se encarregar de fazer o trabalho de desenho, e da 
dificuldade que encontramos no exorbitante prego das tipo-
grafias, e que hoje, gracas a Deus, estao vencidas estas difi-
culdades, ficando-nos a esperanga de que o espirito religioso 
ainda nao esta de todo corrompido, por ter-nos chegado al-
guns oferecimentos relativos ao incremento desta empresa 
— A Redacao". 

Confeccionado em formato de 31x22, com oito paginas, 
o titulo num desenho de motivos religiosos, A Cruz divulgou, 
apenas, tres extensos artigos de doutrinacao catolica, o ulti
mo dos quais em regime de continuagao (sem cont inuar) , 
sendo quatro paginas — as centrais e as externas — ocupa-
das com artisticos quadros religiosos (trabalho litografico, 
dos melhores, de E. M. S. Gouveia) . 

O numero 2 circulou no dia 21, ostentando a mesma 
feigao i lus t rada. Nas quatro paginas tipograficas foram in-
seridos outros tres artigos, um dos quais destinado a conti
nua r n a edigao seguinte, que jamais apareceu (Bib. Pub. 
Est.). 

O CARNAVAL — 6rgao da Pandega — Tendo como re-
dator-chefe o Dr. Momo, circulou no dia 11 de fevereiro de 
1877, em formato de 35x25, com quatro paginas de duas co-
lunas largas, para distribuigao gra tu i t a . 

Focalizando a mascara como "um grande meio de dizer 
a verdade", o editorial de apresentagao foi a unica mater ia 
em prosa do jornal, constituida a par te res tante de versos 
satiricos e humoristicos, assinados por Don Quixote, Poli-
chinelo, Sancho Pansa, Don Juan, Sabino, Budiao de Esca-
ma e Barao dos Coentros (Bib. Pub. Est.). 
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JARDIM INFANTIL — Folha Cientifica, Literaria e Re-
creativa — Propriedade do Cotegio Dois de Dezembro, circu-
lou, pela primeira vez, a 15 de fevereiro de 1877, formato de 
22x15, com 16 paginas de coluna la rga . 

Impresso em oficina propria, apresentou-se com modes-
to editorial, em que dizia nao ser possivel para r quando "o 
mundo inteiro caminha", assim justificando o seu apareci-
men to . 

Divulgou artiguetes sdbre os temas Cosmografia, Geo-
grafia, Tipografia e Hist6ria, assinados por J . S . , o mesmo 
Joao Sampaio; Manuel Diegues, Olinto Victor e V. Acioli. 
Fechando a edigao, u m "aviso aos assinantes" pedia descul-
pas pelos erros de revisao, ocasionados pela deflciencia de 
tipos, prometendo dar a seguinte edigao em formato menor, 
com oito paginas . Vendeu-se o exemplar a $500, prometendo 
baixar, no segundo, para $300. 

Nao com oito, mas com dezesseis paginas, mais a capa; 
nao em formato menor, por6m u m pouco maior, de 25x18, 
foi como se apresentou o segundo numero (1) do Jar dim In-
fantil. Lia-se, no expediente, que circularia "uma vez por 
mes, com o numero de paginas que lhe puder dar a reda-
gao"; prego d a assinatura tr imestral : $900 para a capital; 
1$200 para o interior da provincia e 15500 para as outras 
provincias. 

T6da a materia da segunda edigao constituiu-se da "Par
te cientifica", com ligoes de Astronomia, Geografia, Histdria, 
Gramatica e Arimetica. 

Nao ha indicio de ter continuado (Bib. Pub. Est.) . 

ECHO DO POVO — Orgao do Partido Nacional — Ten-
do como redatores "diversos", iniciou sua existencia com a 
edigao de 26 de margo (1 A) de 1877, impresso em tipografia 
prdpria, a rua do Rangel n ° 67, onde funcionava tambem a 
redagao. Apresentou-se no formato de 37x25, a trds colunas 
de composigao e quatro paginas, assinando-se a 1S000 por 

(1) Alfredo de Carvalho s6 registou, nos "Anais", o n° 1, dando-o 
como unico. 

(1 A) Nao a 1° de abril, como consta da relacao de Alfredo de Carvalho, 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 49 

t r imest re . Preco do exemplar: $100. Cobrador: Pedro Ale-
xandrino de Far ia Rodrigues. 

Na u l t ima pagina lia-se: "Publicamos o nosso jornal 
confiados tao somente n a benevolencia do publico, donde es-
peramos todo apoio". Noutro ligeiro aviso, p u n h a advoga-
dos a disposicao das pessoas que fossem atacadas em seus di-
reitos e nao tivessem meios de defesa. 

No primeiro e longo editorial, comecou por a tacar a re-
gencia feminina (enquanto o Imperador Pedro II viajava) 
e a dinast ia b ragan t ina . J a a t ingida a segunda pagina, es-
creveu a Redagao: "E a mentirosa fala do trono, a t i rada a 
face da Nacao, que faz a publicidade do Echo do Povo". 

"O nosso fim e, e sera, sempre, dizer a verdade; mas 
para dize-la, nao procuraremos incensar este ou aquele par-
t ido" — acentuou, frisando que as duas agremiacoes politi-
cas a tuan tes no Brasil t i nham sido escravas "de u m a mo-
narquia bas ta rda" . E concluiu: "Hoje, so o que pode salvar 
este pais e a Republica". 

Mais dois artigos politicos redacionais e a "Cronica Se-
manal" , assinada por O Lemonde, completaram a edicao. 

Logo, porem, n a edicao seguinte, o Echo deixava de ser 
o porta-voz do Part ido Nacional, explicando n a "Cronica Se-
manal" , ja sem ass inatura : "Querendo man te r a mais am-
pla liberdade, nao nos foi possivel cont inuar nossa missao, 
porque de a lguma sorte viamo-nos girando era u m a esfera 
res t r i ta" . 

Em o n ° 3, de 14 de abril, escrevia que o Brasil resvala-
va, cada vez mais, pa ra o abismo. Causticando a represen-
tacao provincial no Congresso e as ligas part idarias , frisou: 
"Os part idos Liberal e Conservador sao iguais n a desmora-
lizacao, iguais no esbanjamento dos dinheiros publicos, iguais 
na escolha dos ineptos pa ra os cargos publicos e pa ra a re-
presentacao" . 

Mantendo programa a prol da regeneracao politica e so
cial, seguiu o Echo do Povo sua iornada, incluindo ar t i^ rs 
assinados por S. C , Quidam Brasilicus e Jelius Belins. Com-
pensando as estiradas politicas, acrescentou-se-lhe u m a se-
cao literaria, corn prosa e verso assinados por Ezequiel Frei-
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re, Godefrou de Buillon e B. Urdoado, enquanto Zozimo for-
java extensas cronicas sobre Teatro . 

Atingiu o n ° 7 a 22 de maio (Bib. Pub. Est.). 

Ainda circulou o n° 8, noticiado por A Provincia de 13 
de junho do mesmo ano (2 ) . 

A SOBERANIA — Periodico Politico — Apareceu a 10 de 
abril de 1877, formato de 30x20, com quatro paginas de duas 
colunas largas, exibindo a divisa: "Libertas quae sera tamen". 
Impresso na Tipografia Industrial, t inha escritorio de reda-
gao a rua Visconde de Albuquerque n° 75, sendo encarrega-
do de negocios financeiros Jose Maria da Conceicao. Publi-
car-se-ia trimensalmente, cobrando 1$000 por assinatura 
mensal e $400 reis por exemplar. 

Foi "o amor decidido a causa da liberdade", conforme 
o artigo de abertura, o que deu lugar a publicagao d'A So-
berania, "para combater os horrores de uma situagao ano-
mala", uma "politica capciosa, cujas mais altas aspiragoes 
traduzem, so e unicamente, a satisfagao de interesses pes-
soais". 

Apos demorada serie de consideragoes a respeito da 
atualidade politica, concluiu: " . . . t o r n a r uma realidade a 
autonomia e soberania nacionais, esses dois magnos elemen-
tos constitutivos dessa entidade moral que se chama Esta-
do, deve ser o fanal dos que sao como nos liberals". 

Em nota dirigida "ao povo liberal", pedia o auxilio de 
suas assinaturas, pois e sabido quao dificil e entre nos a sus-
tentagao de periodicos que so tern como unico recurso seus 
assinantes", acrescentando: "Os oprimidos do povo encon-
trarao sempre em nossas colunas a defesa da causa e de seus 
direitos". 

Dois outros artigos atacaram, desabridamente, o Parti-
do Conservador, entao no poder, crismando-o, entre outros 
arrasadores epitetos, de "governo pernicioso e imoral" . Com-
pletaram a edigao a "Cronica", constituida de noticiario, e 
o "Folhetim", de materia politica, sem assinatura, mas de-
pois firmado por Le Docteur Sans-Cullote. 

(2) O citado autor dos "Anais" registara, como ult imo, o n ° 7. 
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Prosseguiu a folha, a tacando os erros da administragao 
publica e focalizando "A Questao Religiosa", ja superada, 
alias, em franco combate ao "governo teocratico". 

Circulando com regularidade ate o n ° 11, de 20 de ju
lho, o 12° sofreu demora relativamente prolongada, so apa-
recendo a 30 de agosto. E foi o derradeiro, assim terminan-
do o respectivo editorial de despedida: 

"A Soberania, suspendendo a sua publicagao, sente que, 
se nao alcangou o fim a que se havia destinado, todavia, com 
os poucos passos incertos e vacilantes que deu, nao se encha-
furdou na abjegao, detratando caracteres, nem elevando a 
corrucao e abocanhando o meri to" (Bib. Pub. Est .) . 

LIGA OPERARIA — Gazeta Popular — Publicou-se o 
n° 1 a 12 de abril de 1877, formato de 32x22, com quatro 
paginas de tres colunas. Constava do cabegalho: "Democra-
cia — Ciencia — Arte" e "Literatura — Noticias — Anun-
cios". Trabalho da Tipografia Filartistica e redagao a rua 
Estreita do Rosario n ° 36, 1° andar . Pretendendo circular 
semanalmente, adotou a seguinte tabela de assinaturas: tri-
mestre — 1$000; ano (para as provincias) — 4$000; semes-
tre — 2$000. Numero avulso — 80 reis. 

"Liberdade e civilizagao e o nosso grito de guerra" — foi 
como principiou o artigo de apresentagao. Citou duas armas 
poderosas — a imprensa e a t r ibuna: " . . . q u e rasguem, de-
sapiedadamente, o flanco desses corpos histericos e ruino-
sos: Monarquia, Nobreza e Clero, e que por toda parte se le-
vantem templos a instrugao, pedestais a soberania do talen-
t o " . Mais adiante: "Sejamos grandes como o Amazonas, al-
tivos como o Itacolomi, imponentes como as nossas pororo-
cas, assombrosos como os nossos irmaos dos Estados Unidos". 

Inseriu "Folhetim", de Okisik, ocupando rodapes da pri-
meira e da segunda paginas; longa "Critica Religiosa"; "Re-
vista do estrangeiro"; "Noticias do pais"; "Li teratura" (ver
sos de C. Taylor) e Charadas . Entre os redatores contava-se 
J . Moreira Lirio. 

Circulando com marcante irregularidade, a existencia 
da Liga Operaria nao foi alem do n ° 5, de 17 de ju lho. A 
par das segoes aludidas, divulgou poesias de A. Fenelon, Be-
larmino Dourado, G. Brreto, Frou-Frou e Okisik (Bib. Pub. 
Est .) . 
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O ENSAIO — Periodico Literario e Recreativo — Come-
gou a circular a 1° de maio de 1877, formato de 31x22, com 
quatro paginas de duas colunas largas . Impresso n a tipogra-
fia do Correio da Tarde, a rua Estreita do Rosario n° 12, ai 
tambem funcionava a redagao, assinando-se a razao de . . . . 
3$000 trimestrais. Publicagao semanal . 

Destinado "ao cultivo das letras", segundo o artigo-pro-
grama, assinado por A Redagao, para isto empregaria todos 
os possiveis "recursos intelectuais". E adiantou: " . . . t i m i -
dos combatentes, todavia nao desejamos que a vida d'O En-
saio seja efemera, como infelizmente soi suceder com quase 
todos os peri6dicos que se publicam nesta cidade". 

O restante da materia constituiu-se de li teratura, em 
prosa e verso, inclusive tres diferentes tradugoes, por R. , em 
regime de continuagao. 

Nas poucas edigoes d'O Ensaio, a nao serem os editorials, 
sobre "Instrugao Publica" e "O Trabalho", nada mais ocor-
reu que nao fosse l i teratura e uma "Segao Humoristica" (1), 
composta, principalmente, de charadas . 

Os poetas ou cronistas so firmavam suas produgoes com 
iniciais, a saber: A., J . , L. , R. , M., e R. S. Na ult ima edi-
gao iniciava-se, em vao, o folhetim-romance "Marina", por Ed 
Laboulay. 

Sairam, apenas, cinco numeros, terminando a existen-
cia do jornal a 6 de junho (Bib. Pub. Est.) . 

O GALLO — Jornal Satirico — Circularam quatro nu
meros, entre os dias 3 e 24 de junho de 1877, sem que restem 
comprovantes nas Bibliotecas. Ocupava-se, segundo A Pro-
vincia, "com bastante chiste, da questao teatral , em que sao 

(1) A Selecao Humorist ica divulgou a pr imeira (e unica) das "Cartas 
de M. a seu amigo ausente A . C . " (constituida de noticiario comentado) , 
valendo sal ientar o t6pico seguinte: 

"Jornais — Todos os anos ha uma §poca em que abundam, nesta ci
dade, os jornais : estamos agora nela . Alem dos diarios, que, como sabe. 
sao Jornal do Recife Diario de Femambuco, Provincia, Tempo e Correio 
da Tarde, publicam-se os seguintes: Diabo a Quatro, Soberania, Ensaio; 
Primavera, Liga Operaria, Echo do Povo, Jornal do Domingo, Duqueza 
do Linguarudo, Revfsta Agricola e Comercial, Lanterna de Diogenes, 
America Ilustrada, Progresso e Romeiro das Letras. Ao todo, 18. J a e! . . " 
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protagonistas o administrador do Teatro Santa Isabel e o 
chefe de Policia". 

REVISTA DE PERNAMBUCO — Ciencias e Letras — 
Publicagao bimensal, sob a direcao de Figueiredo Junior e 
Ciridiao Durval, surgiu a 14 (1) de junho de 1877, formato 
de 22x16, com oito paginas de duas colunas, mais a capa, 
esta em papel de cor. Como divisa, apresentou a seguinte 
frase dum discurso de A. C. Antunes Guimaraes: **.. .quan-
do a ciencia entroniza-se no cerebro do mundo, o mundo 
inteiro deve sauda-la n u m so grito de entusiasmo". 

Com escritorio de redacao a rua do Imperador n° 37, 1° 
andar, assinava-se a 1S500 ou 2S000 por trimestre, conforme 
fosse para a capital ou pa ra fora. Impressao n a tipografia 
d'O Tempo, a rua Duque de Caxias n ° 28. 

Do editorial de apresentagao constava: "A instrugao po
pular, eis a robusta alavanca do imperio da ciencia. £ por 
isso que a Revista de Pernambuco surge dentre as suas fra-
quezas para alistar-se n a imensa cruzada do f u t u r e Instruir 
o povo nao e mais que estender-lhe os bracos e atira-lo feliz 
no paraiso sonhado desde o primeiro homem ate nos" . 

Publicou-se regularmente, divulgando, alem de produ
c e s , em prosa e verso, dos redatores, outras, assinadas por 
Joao de Oliveira, Gil Amora, F. C. ou Francino Cismontani 
(2), (pseudonimo de Francisco do Brasil Pinto Bandeira e 
Acioly Vasconcelos), Pedro de Queiroz, Fantagruel , com 
a cronica "A minha 25 a companheira", inserida nas tres pri-
meiras edigoes; Alfredo Falcao e Laurindo C. Leao. 

Embora com tres mater ias em regime de continuagao, 
a Revista terminou sua existencia com o n° 5, de 15 de agos-
to, somando 40 paginas, em numeracao seguida (Bib. Pub. 
Est.) . 

JORNAL DO DOMINGO — Gazeta Literaria — Saiu o 
primeiro numero no dia 6 de maio de 1877, formato de 31x22, 

(1) Nao no dia 15, como consta dos "Anais". 
(2) Nos seus registos, a comecar pela Revista de Pernambuco, Alfredo 

de Carvalho fez questao de errar o nome literario do famoso poeta, sem-
pre mencionando-o como Francisco Cismontano, quando ele jamais deixou 
de firmar-se Francino. 
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com oito paginas circuladas de sobria vinheta, a duas colu-
nas largas de composigao. Impresso em bom papel, n a tipo-
grafia d'O Tempo, a rua Duque de Caxias n° 28, t inha como 
redator e proprietario Feliciano Prazeres, assinando-se a 
3$000 t r imestra is . 

"Despido de altas pretensoes" — consoante conciso ar-
tigo de apresentagao — propunha-se o bem redigido orgao, 
"apenas, a dar todos os domingos alguns instantes de leitu-
ra amena" . O movel da publicagao foi "a falta que, entre 
nos, j a se ia tornando sensivel, de um jornal neste genero". 
Esperava, finalmente, apoio e protegao dos leitores. 

Iniciou o sumario o romance de Perez Escrich "O violi-
no do Diabo", seguido do estudo "Superstigoes e crendices 
de minha terra", de Rangel de Sao Paio, e do comentario "Os 
bastidores politicos", sem assinatura, materias essas em re
gime de continuagao; versos romanticos de Eduardo de Car-
valho e Carneiro Vilela; quadras humoristicas de Inocencio, 
Zero e Quasimodo; "Pensamentos", de Helena Amalia; a in-
teressantissima segao "Cousas", de anedotas e quadras jo-
cosas; u m conto e ligeiras noticias. 

A publicagao, sobretudo bem confeccionada graficamen-
te, prosseguiu, cada semana, com as segoes e novos colabo-
radores n a par te poetica, a salientar Augusto Cratinguy, P . 
Stubs e Eneas Macrobio, acrescentando-se a mater ia geral 
logogrifo e charadas . 

O ultimo niimero publicado (ainda com trabalhos em 
continuagao), foi o 9° de 1 de julho (1) (Bib. Pub. Est .) . 

O PANNO SOBE — Jornal para a ocasiao — Publicou-se 
um numero tinico, datado de 26 de maio de 1877, em peque-
no formato de 22x16, com quatro paginas. Redigido por De-
metrio Simoes, foi impresso n a tipografia d'O Echo do Povo, 
vendendo-se o exemplar a 100 reis. Motivou-o "a questao ha-
vida, dias antes, sobre a subida do pano de b6ca do Teatro 

(1) Segundo Alfredo de Carvalho (obra citada), a publicagao fin-
dara com o n° 6, de 10 de junho. 

Um dia antes de circular o n° 9, ja o folhetinista do contemporaneo 
O Progresso (edicao de 30 de junho de 1877) lamentava o desaparecimen-
to do Jornal do Domingo, "que alias ia-nos fornecendo, por desfastio, ho-
meopaticas doses de leitura semanal fugitiva e amena". 
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Santa Isabel, quando reclamada pelo publico e ao que se 
opusera uma autoridade policial". 

Assim comecou o artigo de apresentagao: "O Panno Sobe 
vem hoje subir a imprensa para ver se, com a sua subida, 
sobe ou nao sobe o pano do Teatro Santa Isabel". Concluiu, 
depois de fazer chistosa descricao de tudo o que tem capaci-
dade de subir: "O Panno Sobe subiu, subira e morrera su-
bindo e profligando a ordem de que o pano nao sobe. Esta e 
a sua divisa, e os cem reis a sua animagao". 

Do principio ao fim, prosa ou verso, tudo vasado em cri-
tica amena e fino humorismo, a materia em peso do jornal-
zinho teve como tema o motivo do seu titulo (Bib. Pub. Est.). 

O LIVRE PENSADOR — Orgao da Nova Propaganda 
Filosofica — Circulou, pela primeira vez, a 1° de junho de 
1877, trazendo sob o titulo: "Nossa divisa sera sempre — 
Razao, Justiga e Liberdade". Impresso em tipografia pro
pria, situada a rua Duque de Caxias n° 2, onde tambem 
funcionava a redacao, assinava-se a 10$000 por ano ou . . . . 
3$000 por trimestre, para a cidade; e a 12$000 ou 4$000, res-
pectivamente, para o interior e para fora da provincia. Pu-
blicagao semanal, aos sabados, tinha o formato de 37x27, em 
tres colunas, saindo com quatro paginas. 

Advogando a ideia da criagao, por "liberals e conserva-
dores que pensam livremente", de um partido nacional ou de 
livres pensadores, assim concluiu o artigo-programa: 

"Mostraremos as grandes vantagens sociais da separa-
gao da igreja; do casamento civil, da secularizacao dos ce-
miterios e do registro de batizados. Patentearemos ao povo 
o que sao as religioes e para que foram criadas; dar-lhe-emos 
explicacoes sobre muitos fatos, que lhe cumpre saber, em 
materia de crencas, e que, propositadamen/te, lhe tem sido 
ocultados pelos mercadores dos templos. Reservaremos sem
pre em nossas paginas duas colunas para o que disser res-
peito a sociedade magonica e aos interesses legitimos dos 
nossos dignos irmaos. Firme em seus principios, e guiado 
pela suprema luz da verdade, O Livre Pensador cumprira o 
seu dever". 

Numa nota final, intitulada "Ao publico", dizia aceitar 
artigos "em linguagem decente e de utilidade geral", dis-
pondo-se a advogar os direitos dos seus leitores e assinantes. 
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A publicagao seguiu curso normal, focalizando, em edi-
toriais bem redigidos, os temas do seu programa, inclusive 
"Segao Filosofica", "Segao Magonica", "Noticiario", "A pe-
dido" e ligeiros anuncios, mantendo-se suas colunas a dis-
posigao de "urn e outro Oriente, nesta provincia". 

So a partir do n° 6 constou do cabegalho o corpo reda-
cional, assim constituido: Aires de Albuquerque Gama, 
Francisco A. de Almeida e Julio Cesar Leal. Logo mais, era 
suspensa 3 pubiicacao com o n° 8, de 28 de julho, por difi-
culdades financeiras. 

Entretanto, ainda deu uma edigao, que foi a ultima, a 
5 de setembro, nela explicando a situagao precaria da em-
presa, uma vez que, dos trezentos assinantes comprometi-
dos, apenas cem t inham efetuado o devido pagamento, o que 
ocasionava um prejuizo de 100$000 mensais. Pretendia in-
sistir, mas nao insistiu. Justamente nesse numero final a 
diregao economica passava a ser exercida por Hermino Er
nesto de Lemos Amaral, proprietario da tipografia (Bib. 
Pub. Est.). 

REVISTA DO NORTE — Publicagao em continuagao 
ao Correio da Tarde (1) — O n° 1, volume I, circulou a 8 
de agosto de 1877, impresso na Tipografia Comercial, a rua 
Estreita do Rosario n° 12, onde funcionava tambem a reda-
gao. Formato de 22x16, com 16 paginas de coluna larga. 
Tabela de assinaturas: mes — 1$000; para fora da cidade: 
trimestre — 4$000, devendo sair nos dias 8, 15, 23 e 30 de 
cada mes. 

Inseriu editorial sobre a atualidade politica; "Cronica", 
de fatos ligeiros, por Bryant; e Segao Literaria, dela cons-
tando: inicio de "Um falso inquisidor", romance de Zaccone, 
tradnzido por L. Filgueiras. que tambem assinou poesias; 
"Folhetim da Revista", por Amour; a continuagao do ro
mance "Os misterios do Palais Royal" (vindo do ultimo nu
mero do Correio da Tarde), e poesia de M. 

O segundo numero saiu no dia 15 do mes referido; e 
prosseguiu ate o 8°, mas sem data no texto (2), so divulgan-

*n j^T^i 
(1) O Correio da Tarde, de circulagao diaria, publicou-se ate 31 de 

julho de 1877, sob a direcao, por ultimo, de Raimundo Paraiso. Acha-se 
estudado no vol. I l l desta obra. 

(2) A colegao da Biblioteca Publica do Estado, constante do Vol. 
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do os romances comecados, aos quais se juntou, ja para o 
fim, "O poder da vontade", por A. J . Fernandes dos Reis; 
alem da secao "Economia Domestica" e "Uma palestra cien-
tifica", por Jeronimo Muniz. 

Em numeracao seguida, as oito edicoes (3) todas de 16 
paginas, perfizeram o total de 128, sem chegar ao fim a pu-
blicagao dos romances (Bib. Pub. Est.). 

PHALENA — Revista Literaria e Ilustrada — Dedicada 
as Senhoras — Saiu a lume no dia 20 de agosto de 1877, for-
mato de 22x15, com 16 paginas de duas colunas, tendo como 
redatores Gaspar Regueira, Gaspar Drumond Filho, Joa-
quim Homem de Siqueira e Jose L. de Meneses Vasconcelos 
de Drumond. 

" . . . vimos, apesar de fracos, — dizia o artigo de apresen-
tagao — batalhar, revestidos de coragem e esperangas, no 
vasto anfiteatro da imprensa, onde as ideias se debatem e 
chocam-se para que brote a deslumbrante faula da verdade, 
como do embate das nuvens salta o raio". 

Mais adiante: "A educagao da mulher, questao de suma 
importancia, tao desprezada no Brasil, ha de merecer prin-
cipalmente a nossa atengao". . . "porque dela depende a mo-
ralidade de costumes, espirito e virtude das nacoes". Con-
cluiu oferecendo suas colunas as senhoras que quisessem 
honra-las "com algum escrito". 

Publicacao puramente literaria, divulgou o seguinte su-
mario: poesias de Castro Alves, Eduardo de Carvalho, Gas
par Regueira, L. Filgueiras, Emanuel Visconte (tambem as-
sinou uma "Fantasia"), Narcisa Amalia e Antonio Pepes B . 
de Vasconcelos; transcricao de um fragmento de Guerra 
Junqueiro: dois contos de G. Drumond Filho; carta do pro
fessor Aprigio Guimaraes (1); uma conferencia (sobre Tira-

4098, foi encadernada sem as capas, que naturalmente traziam a data de 
cada edicao, so avistada na abertura dos textos dos ns. 1 e 2. O ultimo, 
consoante informagao do Diario de Pernambuco, saiu pouco antes do dia 
5 de outubro do mesmo ano. 

(3) Alfredo de Carvalho registara simplesmente: "n° 1 e unico". 
(1) Sentenciou, entao, o famoso jurisconsulto: "Mulher que nao ame 

as flores, mogo que nao ame as letras, velho que nao ame a mocidade 
sao, para mim, repugnantes aleijoes". 
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dentes) , de J . H . de Siqueira Cavalcanti, e a "Galeria de Se-
nhoras" (I — "Poetisa Maria Heraclia de Azevedo"), por J . 
V. Meira de Vasconcelos. 

Apesar de tao bem apresentada, nao continuou, ao que 
tudo indica, a publicagao da Phalena (Bib. Pub. Est . ) . 

A SITUACAO — Periodico Joco-Serio, Satirico e Litera-
rio — Tendo comegado a publicar-se no dia 14 de setembro 
de 1877 ("Anais"), os primeiros comprovantes encontrados 
sao os n s . 10 e 11, datados, respectivamente, de 18 de abril 
e 24 de maio de 1879. Quatro paginas, no formato 32x22. 
a duas colunas largas de composicao. Mai confeccionado, 
em tipografia propria, assinava-se a 3$000 por tr imestre, me-
diante pagamento ad ian tado . Redagao atr ibuida a Eduardo 
Augusto Ferreira de Morais. 

O n ° 15, ano IV, circulou a 30 de junho de 1881, para 
continuar a publicar-se, com certa regularidade, duas a tres 
vezes por mes . Bastante variado de materia , abriam as edi-
goes d'A Situacao artigos sobre Artes e temas diferentes, in
clusive politicos, defendendo os principios de liberdade e fra-
ternidade. Na par te literaria, contou com a colaboragao poe-
tica de M. Sousa, Arborso, A. A. S. de Castro Ribeiro, Ar-
mindo Lisboa, Gratul iano V. M. Coelho, Fernando T . S. 
Magalhaes, Antonio de Sousa Pinto e outros . Ocorriam se-
goes joco-serias, tais como "Telegramas", "E o que dizem", 
"Mofinas", "Movimento mari t imo", e t c . , constituidas de tre-
pagoes politicas ou critica dos costumes da cidade e da vida 
part icular das pessoas porventura consideradas fora da linha, 
chegando ao ponto de revelar namoros escandalosos. Nao 
deixou de inserir folhetins, o ult imo dos quais, a novela "A 
Pianista", nao pode chegar ao fim, u m a vez que o jornal en-
cerrou sua existencia com o n ° 30, de 3 de dezembro do mes-
mo ano (1) (Bib. Pub. Est .) . 

O ESPELHO — O Jornal do Recife, edigao de 30 de ou-
tubro de 1877, informou haver sido publicado o primeiro nu-
mero dessa "folha satirica e critica". Fa l tam pormenorcs 
( 1 A ) . 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 11, ano IV, de 24 de maio 
de 1881, interrogativamente, como ultimo publicado. 

(1 A) Tendo em vista a data em que um orgao da imprensa diaria (o 
unico, alias), lhe noticiou o aparecimento, e pouco provavel que O Espelho 
tenha circulado dois meses antes, ou seja, no dia 2 de setembro, como 
esta no registo dos "Anais". 
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A CRENCA — Periodico Politico, Literario e Noticioso 
— Sem que exista comprovante da edicao de estreia, sabe-se, 
no en tan to , que saiu a lume a 26 de Janeiro de 1878, confor-
me noticiou, dois dias apos, o Jornal do Recife (1 A) . 

O n ° 2 publicou-se a 6 de fevereiro, formato de 32x22, 
com quat ro paginas de tr§s colunas. Adotou a epigrafe: "Nos-
sa divisa sera sempre — Razao, Jus t ica e Liberdade", herda-
da d'O Livre Pensador, em cuja tipografia se impr imiu . Re-
dacao a rua da Roda n ° 3 1 . Assinaturas: ano — 10S000; tr i-
mestre — 3$000; pa ra fora da cidade — 12S000 e 4S000, res-
pect ivamente . Responsabilidade a t r ibuida a Hermino E . de 
Lemos Amaral. 

Em editorial a redacao defendeu a politica dos liberais 
genuinos, a tacando os conservadores, que havia dez anos ocu-
pavam o poder . Outros artigos politicos t iveram a assinatu-
ra de Julio Cesar Leal e Monino. Pouca l i te ra tura e noticia-
r io . Fechou a derradeira pag ina um apelo aos amigos e cor-
religionarios, no sentido de que acorressem com suas assina
turas , a fim de que a empresa pudesse prosseguir . Nao pros-
seguiu (Bib. Pub. Es t . ) . 

OS XENIOS — Revista Satirico-Epigramatica. Sob a di-
recao de um bom par de galhetas — Ent rou em circulagao 
no dia 16 de marco de 1878 (1), obedecendo ao formato de 
27x19, com oito paginas de coluna larga, alem da capa . Im-
pressao da Tipografia Cosmopolita, a r u a do Imperador n ° 

(l-A) Alfredo de Carvalho deu a data de 30 de Janeiro, erroneamen-
te, ao aparecimento d'A Cren?a. 

(1) Alfredo de Carvalho, no seu registo dos "Anais", afirmou que 
"o n° 1 da serie I saiu em outubro de 1877", errando, ainda, redondamen-
te, como se vera adiante, ao completar a informacao: " . . . e o n° 6 (ulti
mo?) da serie III e ultima em setembro de 1879". 

Confirmando a data certa do aparecimento da folha, noticiou o Diarlo 
de Pernambuco de 18 de marco de 1878 (segunda-feira): "Xenios — Sob 
essa denominagao comegou, no sabado, a ser publicada, nesta cidade, uma 
revista satirico-epigramatica, sob a direcao de um bom par de galhetas". 

Essa confirmacao faz-se necessaria pelo fato de os comprovantes da 
primeira serie haverem sido encadernados sem a respectiva capa de cada 
exemplar, da qual constariam as datas, como pode ser visto nos volumes 
da Biblioteca Publica do Estado e da Biblioteca Nacional. 
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8, a t r ibuida a redacao aos jornalis tas Afonso Olindense, 
Francisco Inacio Ferreira e Francino Cismontano, como se 
assinava Francisco do Brasil Pinto Bandeira e Acioli Vas-
concelos. Abaixo do ti tulo, a quadra a seguir, de Goethe 
( "Faus to") : 

"Vrais insectes nous sommes la, 
Tenant une mauvaise pince 
Pour rendre honneur au puissant prince 
A Satan, notre cher papa". 

Comecou assim o editorial de aber tura : "Carissimo lei-
tor: nao e sem u m sumo prazer da nossa par te e talvez com 
algum desgosto da tua, que vimos do alto desta pagina apre-
sentar- te Os Xenios". 

Passou a tecer consideracoes em torno da palavra do 
titulo, que na tu ra lmen te dar ia o que falar aos gramaticos, 
ad ian tando: "Pois o sr. Goethe e o sr. Schiller t i raram-se um 
belo dia de seus cuidados e deram-se as maos p a r a azoinar, 
com o riso caustico do epigrama e com a mordacidade da sa-
tira, as loucuras, as presuncoes, as baixezas e os vicios da pa-
tr ia Alemanha . Com o predito fim, comecaram a publicar 
u m a colecao de epieramas e. . . que ti tulo lhe ouseram? />que-
le mesmo que, vestido agora a portuguesa, vai aqui servindo 
de corda a este feixe de ca rapucas" . 

Seguiu-se a mater ia geral, em prosa e verso, a saber: 
"Farpoadas" , "Ridendo castigat mores", "Enigmas" , "Tou-
radas" , "Epigramas" , "Os vistosos". Do terceiro numero do 
semanario por diante, comecaram a surgir os pseudonimos: 
Gargantua; Tic-Tac, com os "Retalhos"; D. Fuas, com as 
"Alfinetadas"; Braz Junior; D. Juan; Hortencio Braga, o das 
"Pi tadas" ; Pimenta; K. Langro, e t c . , tendo comecado no n ° 
4 a insercao do folhetim "Um assassino", de Eugenio de Mi-
recourt, traduzido pela redacao. 

"Que quer dizer Xenios?" — voltava um art igo redacio-
nal — "Eis o que a inda hoje se ouve pe rgun ta r ai a cada can
t o . J a n inguem pergunta : — Caiu o Ministerio? Morreu o 
Papa? Como vai Frei Vital da sua reverendissima gargan ta? 
S. M. ja t irou as provas as suas "Recordacoes de Viagem?" 
O Padre Eterno ja rest i tuiu os terrenos dos jesuitas?!!! Na-
da, n a d a . Hoje so se pe rgunta : — Que quer dizer Xenios?" . 
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Apos alguns esclarecimentos, frisou o editorialista: "As-
sim, pois, ve-se que a palavra Xenio, por suas raizes etmolo-
gicas, entre os gregos, queria dizer — mimo, presente, e que 
com a mesma significacao a tomamos nos . O mesmo nome 
de Xenios deu Marcial ao 13° livro de seus epigramas, que, 
n a realidade, sao uns presentes muito generosos, como e sa-
bido, com que mimoseou a mui altos cavalheiros e mat ronas 
do seu tempo" . 

A par t i r do n° 10, em artigos com a ass inatura A Em-
presa do Xenios, a redacao estabeleceu polemica, de alto sen-
tido, com O Diabo a Quatro (2), a proposito da palavra Xe
nios, invocando os classicos da l ingua portuguesa, um de 
cujos artigos ocupou nove paginas, edigao que foi assim au-
mentada para 12. 

Admitindo novos colaboradores, como San Remo, Posi-
cuo Social, O Pirclinho, K. C. U. P. e outros, nao fugiu a fo-
lha ao seu programa de critica e sat ira em bom estilo, con-
cluindo-se a primeira serie com o n° 21, datado de 13 de 
agosto, formando, em numeracao seguida, um total de 172 
paginas . 

Com o formato aumentado para 32x23, a tres colunas 
de composicao, apareceu o n ° 1, ano I, serie II, d'Os Xenios 
a 27 de agosto de 1878, declarando-se "Hebdomadario Ilus-
trado", contendo oito paginas, as duas externas em litogra-
vc ra . O cliche do cabecalho figurou um jornalista de ca-
ne ta a tiracolo, cercado de cenas alegres, incluindo mulher 
deitada no campo, a tocar flauta, e sobre ela a palavra Xe
nias, em letras minusculas . Completou a pagina u m a ale-
goria com identica figura de jornalista, as pernas firmadas 
sobre u m a caneta e u m craion, de chapeu a mao, tendo as 
costas um exemplar d'Os Xenios, em at i tude de saudacao; 
abaixo, a legenda: "Ate hoje andavamos em u m a so perna 

(2) Na revista O Diabo a Quatro. tambem de carater satirico-epigra-
matico, o comentarista Puck (pseudonimo de Anibal Falcao) ocupou-se 
dos Xenios, em varios artigos, a partir da edicao de 12 de maio de 1878, 
partindo do principio de que a palavra era grega. Entendia que o titulo 
dado ao jornal estava errado, porque fora empregado na acepgao de sati-
ras, devcndo, portanto, ter sido Xenias; do genero feminino: so usado no 
plural. Acentuou Puck: "Xenios, como sinonimo de hospitaleiros, e adjeti-
vo substantivado, e corresponde, justamente, a palavra grega Xenios. De 
sorte que vos escreveis um periodico satirico com este significativo titulo 
— Os hospitaleiros". 
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(a pena) e tachavam-nos de mancos! Agora que obtivemos 
outra (o craion), eis-nos completes aos olhos de W . SS . ; e 
cumprimentamo-los". 

Das ilustracoes, que se constituiam de retratos ou 
charges, incumbiu-se o desenhista Vera Cruz, e do trabalho 
material a Litografia de Epaminondas Gouveia, a rua do 
Rangel n° 16. Estabeleceu-se o regime de assinatura trimes-
tral, a 3$000, custando $300 o numero avulso. 

Um artigo de Calafange, apresentando a nova serie da 
revista, frisou que seria mantida a mesma bandeira: " . . . 
nem pelo craion, nem pela pena sairemos do circulo que nos 
havemos tragado: a critica independente, desapaixonada e 
respeitosa". 

Nao se fez a publicagao sempre, semanalmente, como 
pretendia, mas de dez em dez dias e, as vezes, quinzenalmen-
te . Abria cada numero a segao "Telefonia", de resposta a con-
sultas dos leitores. Nela comentou-se, na quinta edigao, que 
o vigario da igreja de Sao Pedro, de Olinda, proibira "aos 
seus fregueses" a leitura d'Os Xenios. 

A partir do n° 8, a confecgao tipografica passou a ser 
feita em oficina propria. Terminado o ano com o n° 13, de 
14 de dezembro, continuou a numeragao em 1879, saindo o 
n° 14, ano n , a 16 de Janeiro. 

Dentro do programa, manteve as segoes a seguir, que se 
iam revezando ou substituindo: "Sabonetes" — Fr. Picango; 
"Imprensices" — Sindulfo; "A vol de Diable" — San-Remo; 
"Frutas do tempo" — Dr. Ximpirra (pseudonimo de Agapito 
da Purificagao); "Notas a lapis" — Galileu; "Gracejos" — 
Julio Cesar (Leal); "Badaladas" — L'inconu; "Epistolas" 
— Whali; "Reverberos" — Adolfo Bias (Afonso da Silva); 
"Teatro" — Zut (Felix Pacheco); artigos de Borboleta (Fer-
nao Teles) e segao de Charadas. No fim, as ilustragoes eram 
da autoria de A.Roth. 

Estendeu-se a vida da interessante revista satirica ate 
25 de maio, quando circulou o n° 27. A 20 de junho, apare-
ceu um Suplemento de duas paginas, so impresso o anverso, 
no qual a redagao justificava a ausencia, por um mes, d'Os 
Xenios. Provinha de dificuldades financeiras, oriundas do 
nao pagamento de grande numero de assinaturas, esperando 
superar tal situagao. 
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Ate ai, a colegao completa.Apareceu, depois, entre os 
papeis avulsos da Biblioteca, um comprovante do n ° 4, serie 
III , d'Os Xenios, datado de 10 de outubro de 1879, com o sub-
titulo "Satiras e Epigramas" . Mas o formato se achava re-
duzido a 131/2x91/2, aumentando o numero de paginas para 
32, afora a capa, esta em papel de cor. Abriu a edicao um 
sumario de todas as materias, que se seguiram em tipo ba-
tido, sem titulos, salvo a primeira: "O Grilo" (Bib. Pub. Est.) . 

ENSAIO JUR1DICO E LITERARIO — Publicacao Quin-
zenal — Saiu o primeiro numero a 1° de maio de 1878, for
mato de 23x17, com 16 paginas de coluna larga, mais a capa, 
de cor, impresso n a Tip . Industr ial , a rua do Imperador n° 
14. Assinava-se a 1$000 mensais, pa ra Pernambuco, e a 
3$500 tr imestrais pa ra as out ras provincias, mediante paga-
mento ad ian tado . Redigida por Tarquinio de Sousa Filho, 
Pedro de Queiroz, Antonio Augusto de Vasconcelos, Virgilio 
Brigido, Jose Augusto de Sousa e Gil Amora, assinaram to-
dos eles a "Introdugao", dizendo a certa a l tura: 

"O que e o Ensaio Juridico e Literario indica-o sobeja-
mente o modesto titulo com que se apresenta ao publico: ele 
dispensa qualquer programa, o seu fim e assaz manifesto. 
Saido da in t ima convivencia em que tern vivido os seus re-
datores, ele exprime o desejo que estes nu t r em de oferecer a 
consideragao publica o minguado fruto de seus estudos. O 
meio de que lancaram mao, pa ra satisfazer essa desculpavel 
veleidade, foi a publicacao de u m a pequena revista que ti-
vesse por fim principal a discussao de questoes juridicas, dei-
xando en t re tan to ampla ,liberdade aqueles que quisessem 
ceifar no campo vastissimo da l i t e ra tura" . 

Logo a par t i r do n ° 2, o Ensaio foi impresso n a oficina 
d'O Tempo, a rua Duque de Caxias n° 8, achando-se a reda-
gao e a administragao instaladas n a rua do Riachuelo n ° 5. 

Sem alteragao no programa tragado, publicou-se o ma
gazine nas datas cer tas . Alem da produgao maciga dos re-
datores, teve a colaboragao de C. H. P . S . e Giuseppe Agos-
tini, este encarregado da "Cronica" do fim. 

Atingiu o n ° 8 a 15 de agosto, formando um total, em 
numeragao seguida, de 128 paginas . Terminou ai (Bib. Pub. 
Est) . 
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O FUTURO — Periodico Cientifico e Literario — Publi-
cagao quinzenal, teve seu primeiro numero divulgado no dia 
1 de junho de 1878, formato de 22x16, com 16 paginas, fora 
a eapa, esta em papel de cor. Sob o titulo vinham as divisas: 
"Cultiver son esprit, chercher a connaitre la verite, est un 
devoir pour tous les hommes" e "Scribendi nullus finis". 
Redatores: Joao Hosannah de Oliveira, Manuel Poriirio de 
Oliveira Santos, Antonio Cicero Fernandes Belo e Bento E-
milio Machado Portela, funcionando a redacao na rua dos 
Pires n° 30. Assinaturas: mensal — 1$000; tr imestral (para 
fora da cidade) — 3$500. Impressao da Tip. Industr ia l . 

Fechando a ul t ima pagina, lia-se a "Advertencia": "A-
ceitamos com prazer e nos confessamos agradecidos aos nos-
sos colegas que, compenetrados da necessidade da existen-
cia de nosso periodico e do penoso encargo que temos, quise-
rem auxiliar-nos com a sua colaboracao". 

Ocupou tres paginas o editorial de apresentagao, assi-
nado pelos quatro redatores. Nele, em meio a consideragoes 
gerais, se falava na Imprensa como "a mae da Liberdade", 
a "mestra de exemplos", a "grande sacerdotisa". 

Inseriu produgoes sobre Direito e Literatura, prosa e ver
so, assinadas pela t u rma responsavel e mais Joaquim Ho-
mem de Siqueira Cavalcanti, cabendo a cronica do fim a 
Nazon, pseudonimo do primeiro dos redatores mencionados. 

Circulou com regularidade, logo se transferindo o tra-
balho grafico para a Tip. Nacional; e, no n° 3, o redator An
tonio Cicero era substituido por Benedito A. de Oliveira 
Cola, que entrou a subscrever a "Cronica", usando o pseu
donimo B. Cottinhac. Foram colaboradores das reduzidas 
edieoes: Alcibiades Cavalcanti e Th . de Moura (como se 
assinava Tome Afonso de Moura) . 

Numerando-se seguidamente, chegou ao fim com o n° 
6, de 1° de setembro, perfazendo o total de 98 paginas. "So-
mos forgados — dizia a redagao — a sobrestar por algum 
tempo a publicagao d'O Futuro, a fim de que possamos entre-
gar-nos exclusivamente ao estudo das materias em que te
mos de ser a r g u i d o s . . . " . 

Esperava estar "de novo em campo" no proximo ano 
letivo, mas nao o conseguiu (Bib. Pub. Est.)-
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O SfiCULO — Revista Cientifica e Literaria — Apare-
ceu a 1° de junho de 1878, em formato de 27x18, com 32 pa-
ginas, mais a capa, esta em papel de cor, sendo impressa n a 
Tipografia d'O Tempo, a rua Duque de Caxias n° 8. Custa-
va 1$000 a assinatura por mes, mais 500 reis para fora da 
capital . "Publicagao mensal de u m a Associagao", eram os 
seguintes os seus membros: J . C. Baltazar da Silveira, Pe-
reira de Araujo, Tobias Barreto de Meneses, Vitoriano Pa-
lhares, Firmino Soares, J . Saraiva Sobrinho, Jose Viana 
Vaz, Th de Moura, (Tomaz Afonso de Moura), Joao Peixoto, 
Meira e Sa, Leovigildo Filgueiras, Joaquim Inacio Amazo-
nas de Almeida, Francisco Luiz Osorio, J . V. de Sousa Ca-
bral, Lopes Lima, Marcolino Camara Junior e M. C. de Sou
sa Bandeira. 

O objetivo da associagao, expresso no editorial-progra-
ma, era "instruir, instruindo-se, quer pela imprensa, quer 
por conferencias populares", e "propalar verdades — cien-
tificas e literarias", tendo "por divisa a liberdade de ideias". 

Na parte cientifica, iniciada com a tradugao de um ex-
certo filosofico de W. Herbert Spencer, escreveram: Ama-
zonas de Almeida, Joao Peixoto, Th . de Moura, Leovigildo 
Filgueiras e Meira e Sa, os tres ultimos tambem assinando 
poesias. Na parte Literaria, em prosa, figuraram duas pro-
dugoes, so uma assinada, da autoria de J . C. B . da Silveira, 
ambas para continuar na edigao seguinte. 

O n° 2 publicou-se a 1° de julho, com igual quantidade 
de paginas, impresso na Tip. de Bourgard & Cia. Divul-
gou a seguinte colaboragao: Na Parte Cientifica: Saraiva 
Sobrinho, Manuel Bandeira, Joao Peixoto, Meira e Sa, T h . 
de Moura e Paz Portela; Na Parte Literaria: J . C. B . da Sil
veira, Leovigildo Filgueiras, Firmino Soares e Th . de Mou
ra . A ul t ima pagina foi dedicada a "Erra tas" . 

Apesar de ficarem duas materias em regime de conti-
nuagao, tudo indica que O Seculo nao voltou a circular (Bib. 
Pub. Est .) . 

JORNAL PARA RIR — Publicagao semanal, sob a "di-
regao de Mundo, Diabo e Carne", tendo como redatores — 
Eu, Tu, file, N6s, Vos, files, apareceu a 22 de junho del878, 
em formato de 31x22, com quatro paginas de duas colunas 
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l a rgas . Prego do exemplar — 80 reis. Impressao da Tipo-
grafica de J . E . Purcell, a rua Larga do Rosario n° 24-A, lo
cal tambem da reda?ao. 

"Queremos fazer r i r" — anunciou o editorial de apre-
sentagao, acentuando: "Fazer chorar e facil e cruel; fazer rir 
§ dificil e h u m a n o . O riso e um tonico d'alma; a melancolia, 
u m ads t r ingente" . "Um mostra a face bela da natureza; a 
outra, o aspecto sombrio da criagao". "O nosso programa e, 
pois, fazer rir u m a populagao que e melancolica por tempe-
ramento e pelo rigor de suas c i rcunstancias" . 

Numa nota, a seguir, dirigiu-se a redaqao "aos chefes 
de familia: "Vs. Ss. e Exas. ficam, desde ja, na obrigagao 
de comprar o nosso jorna l . Num tempo como este, em que 
a farinha esta tao cara, e necessario que passem, com suas 
Exmas. familias, alguns momentos agradaveis. Esta impo-
sigao e toda de coragao e filha da sincera amizade que liga 
esta redacjio a Vossas SS . e Exas." . 

Na ul t ima pagina, se<jao da "Anuncios", lia-se: "Preci-
sa-se de compradores pa ra este jornal: as pessoas que qui-
serem ou saibam quern queira, dirijam-se ou mandem ao es-
critorio da redagao ou as agendas , que serao gratificadas 
com u m nuraero, deixando quatro v in tens" . 

Redigido em linguagem elevada, de puro humorismo, 
em prosa e verso, nada mais pretendeu o periodico senao 
cumprir seu programa, com predominancia do anedotario. 
Materia geralmente sem assinatura, s6 alguns versos foram 
firmados por Joaquim Augusto de Oliveira, por Fifiu, Preto 
Pacheco e C. M. 

Publicaram-se seis numeros, o ult imo dos quais datado 
de 27 de julho (Bib. Pub. Est.). 

JORNAL PARA CHORAR — "Propriedade do Clube dos 
Heraclitos", o n° 1 circulou a 28 de junho (1) de 1878, for-
mato de 32x21, com duas colunas largas e quatro paginas . 
Impresso n a Tip . Comercial, a rua Estreita do Rosario n° 

(1) Nao a 12 de julho, como se acha registado nos "Anais", de Alfredo 
de Carvalho, que tambem se enganou ao mencionar o n° 1 como tendo 
sido unico. 
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12, t inha como redatores: "Eu Choro, Tu Choras, file Chora, 
Nos Choramos, Vos Chorais, files Choram". Preco — 80 reis 
o numero avulso, ou "quatro lagrimas de vintem". Ainda no 
cabecalho, a divisa: "Quern nao chora nao m a m a " . 

O editorial de apresentagao ocupou-se do "vale de la
gr imas" que era o mundo, e das diversas fases em que a hu-
manidade chora, desde o berco ate o pagamento da conta da 
casa funeraria". 

Toda a mater ia baseava-se em choro e lagrimas, a res-
saltar a segao "Casos tristes", de excelentes anedotas; os 
"Anexins rimados" e os "Choroes da te r ra" . 

So durou o curioso jornal ate o segundo numero, que 
saiu no dia 19 de julho, sem deslustrar o caminho tracado no 
primeiro, a base de satiras a pessoas e costumes, com boas 
doses de verve. Algumas epigrafes: "Uma lagrima", "Gemi-
dos", "Mais um chorao", iniciando o texto a "Choradeira de 
fundo" (Bib. Pub. Est .) . 

CHARIVARI (1) — Entrou em circulagao a 5 de julho 
de 1878, formato de 30x23, com quatro paginas de duas co-
lunas . "Redatores: um Frade, um Soldado, um Estudante 
e um Marujo, sob a diregao de um Barbeiro. Prego — 80 
reis, ou mesmo mais, se quiserem". Propriedade de J . F . 
Morais. Ainda no cabegalho: "Qui potest capere, capia!" 
Trabalho material da Tipografia Cosmopolita. 

Lia-se no editorial de abertura: "Iremos onde quer que 
vejamos a mascara da hipocrisia afivelada a cara dos que 
ai campando vao de altesas e merecimentos, arrancar-lh 'a e 
por-lh'a (sic) ai na praga publica em toda a sua hedion-
d e z . . . " 

A materia do desabusado jornal constou de notas criti-
cas e satiricas em poucas linhas e de versos do mesmo estilo, 
visando a pessoas e costumes sociais, sem cor politica. Ne-
n h u m a colaboragao assinada. E ficou no n° 1, ano I (Bib. 
Pub. Est.). 

(1) Nao O Charivari, conforme registaram os "Anais", de Alfredo 
de Carvalho, o qual tambem se enganou quanto ao nome do proprietario, 
dando-o como Jose de Freitas Mendes. 
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O ALFINETE — Tome cuidado! Nao se espete! — Jor-
nal para fazer rir, chorar, enjoar, gemer, dansar, pular, can-
tar, dormir, — Jornal ilustradissimo, mais que chistoso, cri-
tico, politico, cientifico, literario, noticioso... — Surgiu — 
"primeiro numero", "primeira semana" — no dia 13 de ju-
lho de 1878, formato de 31x22, com quatro paginas de duas 
colunas a 16 ciceros. Redator — Cairn. Prego do exemplar 
— 80 reis, "pagos adiantados". Impressao da tipografia de 
Bourgard & Cia. 

Assim comecou o artigo de apresentacao: "Decididamen-
te, grassa uma epidemia jornalistica. Guttenberg deve ter 
desvanecimento de gaudio no seio de sua imortalidade ao 
contemplar os progressos de sua arte". Receava que, apos a 
praga da seca, aparecesse "nova praga — uma inundacao de 
jornais", tao crescido ja era o numero dos existentes. . . Nao 
havia, porem, o desejo de auferir lucros, mas, sim, "o de ex-
por o cabedal de espirito dos seus autores". 

Em meio de tal afa, aparecia O Alfinete, cuja missao era 
"ferir sem causar grande incomodo de saude". O publico 
que se acautelasse, porque a sua reportagem descobriria "to-
das as mazelas", por mais ocultas que estivessem. Espeta-
ria a todos "aqueles" ou "aquelas" que se desviassem "do ca-
minho do bom, do justo e do verdadeiro". 

Alfinetando indiscriminadamente, teceu uma serie de 
consideracoes, em seu n° 3, sobre a situacao da Imprensa. 
Citando incoerencias do Diario de Pernambuco e do Jornal 
do Recife, asseverou o articulista que nenhum deles tinha 
"programa, nem ideias, nem principios, nem escopo". 

No n° 4, de 3 de agosto, alterava-se o cabecalho, passan-
do a constar do sub-titulo: "Politico, Critico, Satirico e Joco-
-Serio". Baixou o preco do exemplar para $040 e admitiu 
um segundo redator: Torquemada. 

Prosseguindo, atacou a "comedia eleitoral", a Monar-
quia, os "leoes", os politicos conservadores e seu orgao O 
Clarim, destacando-se a segao "De leve. . .", de notas ligei-
ras e sarcasticas, em que menosprezava nomes como os de 
Jose Mariano e Joaquim Nabuco, e uma pagina, aproxima-
damente, de "Alfinetadas", em versos de sete silabas, cheios 
de satira e humor. Havia, igualmente, um "Folhetim" (tu-
do sem assinatura), de literatura jocosa. Ja na edicao de 31 
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de agosto, substancioso editorial regozijava-se com "esta ter
ra, de tao nobres tradigoes revolucionarias", pela fundagao 
do Clube Republicano, esperando que o povo pernambucano 
soubesse "fazer justiga a sinceridade dos intentos de seus 
fundadores". 

Mas estava por um triz a existencia d'O Alfinete (1), 
cujo ultimo numero foi o 9, da " 9 a semana", publicado a 7 
de setembro do mesmo ano, com artigo "de fundo" dedicado 
a data (2) (Bib. Pub. Est .) . 

O CLARIM — Iniciou-se a 25 de julho de 1878, forma-
to de 26x19, com quatro paginas de duas colunas, impresso 
em tipografia propria. Do cabegalho constou, em piano su
perior, o desenho, em xilogravura, de um miliciano tocando 
corneta, tendo aos lados, duas a duas, as seguintes quadras, 
a guisa de expediente: 

"Uma vez por semana, e n a rua, 
O troar do Clarim se ouvira. 
Muito nobre missao e a sua 
— So verdade ao povo dira . 

Onde o vicio estiver escondido, 
Receando o castigo afrontar, 
O Clarim, que e audaz, destemido, 
Com certeza o ira encontrar . 

A virtude ele rende seus preitos, 
file quer que se cumpra o dever 
E do povo os sagrados direitos 
Se propoe com vigor defender. 

Custa o numero avulso comprado 
De quarenta reais a quantia; 
Por tal prego e o novo inteirado 
Dos melhores petiscos do dia" . 

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) fez duplo registo d'O Alfinete, 
sob os ns. 513 e 652. Sao identicos, menos quanto ao ano: ao primeiro 
atribuiu 1872; ao segundo 1878. O primeiro nao existiu. 

(2) Segundo O Cacete (28/8/1878), Th. Moura era o redator d'O 
Alfinete. 
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Lia-se no artigo de aber tura: "O Clarira e urn jornal es-
crito para o povo. Propondo-se a defender todos os seus di-
reitos, a promover a garant ia de todas as suas liberdades, a 
instrui-lo de todos os seus deveres, nao poupara esforcos pa
r a o bom desempenho de sua missao. £ este o seu progra-
m a " . E acentuou: " . . . nao enfeitara suas frases com franjas 
e arrendados, que servem mui tas vezes para encobrir as 
mais calvas ment i ras" . 

De principio, ocupou-se o periodico em dar combate a 
oligarquia do Barao de Vila Bela, Domingos de Sousa Leao, 
lider da corrente liberal dos "leoes", que ocupava o poder. 
"Era Pernambuco — frisava — so se pode ser hoje Sousa 
Leao ou Siqueira", ao que se seguiu u m a lista de 15 paren-
tes daquela familia nomeados pa ra cargos impor tantes . 

As eleicoes de 5 de agosto, para deputados federals, fo-
ram, em continuagao, assunto de tremendas criticas do jor
nal, inclusive ao presidente da Provincia, Adolfo de Barros, 
e aos candidatos eleitos, tirados "do bolso" do chefe Luiz 
Filipe de Sousa Leao, entre eles mencionado, com mordaci-
dade, Joaquim Nabuco. Paralelamente, ataques eram des-
feridos contra os orgaos que faziam a politica dos "leoes", 
como O Alfinete, O Guarda Civica e A Situacao. 

Alem da mater ia em prosa, cada edigao cont inha boa 
quantidade de versos satirico-humoristicos, em quadras, oi-
tavas e glosas, nos quais eram levados ao maior ridiculo os 
elementos situacionistas, a salientar, nas edicoes de 26 de 
outubro e 9 de novembro, a "Galeria dos Tar tufos" . 

Geralmente bem redigida, a folha conservadora circu-
lou, com algumas lacunas, ate 21 de dezembro, quando saiu 
o n ° 16. E voltou — n ° 1, ano II — a 18 de Janeiro de 1879, 
fazendo votos ardentes de grandes felicidades aos leitores. 
Cont inuaria dizendo verdades "nuas e c ruas" . 

Realmente, assim o fez. Mas por pouco tempo, extin-
guindo-se a vida d'O Clarim apos a publicagao do n° 3, da-
tado de 1° de fevereiro (Bib. Pub. Est . ) . 

O REBATE — Periodico Politico, Critico e Satirico — 
Sem que exista comprovante da edigao inicial, circulou o n° 
2 no dia 20 de agosto de 1878, formato de 27x20, com quatro 
paginas, dizendo-se impresso em tipografia propria . Proprie-
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dade "de um t r iunvi ra to" . Preco do exemplar — 40 reis. 
Inseriu artigos politicos de condenacao a oligarquia, pug-
nando pela vitoria das hostes liberals nas eleicoes em expec-
ta t iva . A segao "Boatos" encheu duas paginas de trepacoes 
politicas. 

Ainda circulou o n ° 3 (1) , datado de 27 de agosto, anun-
ciando a inauguracao de "um clube republicano", pa ra "fazer 
propaganda, por meio de escolas primarias, da historia do 
Brasil e de explicacoes da Constituicao, de conferencias pu-
blicas, do orgao do Clube". Noutro artigo, criticou a lingua-
gem a tacante d'O Clarim. Mais "Boatos" e "Trocadilhos", 
em versos (Bib. Pub. Est . ) . 

O GUARDA-CIVICA — Politico e Noticioso — Destinado 
a sair as quartas-feiras, apareceu a 21 de agdsto de 1878, 
com quat ro paginas de duas colunas, no formato de 22x16. 
Impresso n a tipografia d'A Duqueza Linguaruda, vendia-se 
o exemplar a 40 reis . 

Declarou, em conciso artigo-programa, ser um "solda-
do do povo", apoiando o part ido do povo — o Liberal, por-
que nele o povo podia "expandir seus sentimentos e seus in-
teresses". 

"Liberal ate a medula", dispunha-se a "morrer pela )i 
berdade — viver pela l iberdade". 

Em prosa e verso, tudo sem assinatura, O Guarda-Civica 
atacou e satirizou, nessa primeira edicao, o Part ido Conser-
vador e seus maiorais . Ate o ligeiro noticiario era de carater 
politico. 

No n ° 3, aparecia no cabecalho: Editor e proprietario — 
Joao Benigno Ramos da Silveira, e declarava-se impresso em 
tipografia propria, embora ina l terada a feicao mater ia l . 

O reni tente semanario seguiu a risca o programa enun-
ciado, incluindo nos seus ataques a imprensa conservadora, 
principalmente O Clarim, O Debate e o diario O Tempo. 

(1) Alfredo de Carvalho mencionara o n° 2 como tendo sido o ultimo 
p ublic ado. 



72 LUIZ DO NASCIMENTO 

O n° 5 e ultimo foi dado a publicidade no dia 18 de se-
tembro (Bib. Pub. Est .) . 

O CACETE — Periodico Politico, Critico e Religioso — 
"Publicagao incerta", surgiu a 28 de agosto de 1878, com 
quatro paginas, formato de 32x22, a duas colunas de 16 ci-
ceros. Prego do exemplar — 40 reis. 

Lla-se no artigo de apresentacao: "Cacete e um pouco 
de tudo: clarim do bom senso; rebate da justiga e da verda-
de; alfinete dos velhacos; ensaio juridico do povo que fala 
bom portugues; lu turo (1) de quanto t r a t an te ha por este 
imperio de luminar ias" . 

Mais adiante, explicou o editorialista: "O Cacete foi o 
simbolo de Mercurio. O lastro senatorial de Roma e, nada 
mais, nada menos, o cacete. O cajado de Sao Pedro e o ca
cete nas raaos do catolicismo (misericordia!) . O cetro real 
e, ainda, o cacete, a presidir a "larga evolugao" da vida de 
urn povo". 

"Agora, sua profissao de fe. Em religiao, e, e nem podia 
deixar de ser, catolico, apesar de sua conduta as vezes equi-
voca pa ra com frades e freiras, rosarios e bentinhos; em po-
litica, acompanha o "clube nacional" . 

Divulgou, apenas, as segoes "Fatos da Seraana" e "Ca-
cetadas", a cargo, respectivamente, de Au Revoir e Heracli-
des, constituidas de notas satiricas e de critica. 

Nao existe comprovante do n° 2. O n° 3 so veio a publi-
car-se no dia 10 de junho de 1880, ano II , assim justificado: 
"fi nas grandes ocasioes que ele revive, como a Fenix da Fa-
bula" . 

"Nada de retorica e nada de insultos" — era sua divisa. 
Inseriu mater ia mais variada, inclusive artigo de critica a 
"periodicomania" (2) e interessante Correspondencia de O 
Velho Liberal, procedente do municipio de Bonito. 

Foi a derradeira cacetada (Bib. Pub. Est .) . 

(1) As palavras grifadas no topico eram titulos de outros peri6dicos 
entao existentes no Recife. 

(2) Escreveu o redator d'O Cacete: "Quern quiser ver uma coisa 
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O COMMERCIAL — Exclusivamente Consagrado ao 
Comercio desta Provincia — Propriedade "de uraa Associa-
cao" e impresso na tipografia situada a rua Estreita do Ro-
sario n° 30, 1° andar, entrou em circulacao no dia 1 de se-
tembro de 1878, obedecendo ao formato de 32x23, com qua
tro paginas de tres colunas. Assinatura mensal — 1$000, 
sendo o pagamento adiantado. Gerente e co-proprietario — 
Manuel Faustino de Lemos Amaral. 

O artigo de apresentacao focalizou a situacao do pais, 
declarando inicialmente: "Tudo vai mal, muito mal, neste 
pais de manequins e mesureiros do rei". Aludiu a farca ridi-
cula da emancipacao dos escravos"; a politica em "completa 
anarquia" e ao comercio, finalmente, "verdadeiro bode ex-
piatorio", prontificando-se a indicar ao governo as "conve-
niencias palpitantes" dessa "importante fonte de riqueza pu-
blica". O Commercial — concluiu — "sabera honrar o titulo 
que o distingue e nobilita". 

Crgao "Editorial, Ineditorial, de Direito e Noticioso", 
franqueou suas colunas aos interessados e iniciou, em ro-
dape, a insercao do romance "Misterios de Fortuna", sem 
assinatura e sem chegar ao fim. 

Fiel ao programa que se tracara, quase sem anuncios, 
O Commercial, que circulou regularmente, cada semana, 
teve sua vida encerrada com o n° 8, de 22 de outubro (Bib. 
Pub. Est.). 

A TEMPESTADE — Critico e Satirico — Entrou em cir
culacao no dia 5 de setembro de 1878, formato de 31x22, com 
quatro paginas a duas colunas de composicao e excessivas 
margens em branco. Redatores — Aqua, Terra, Ignis e Aer. 

muito curiosa va a tipografia assistir o sair a luz qualquer jornal aca-
demico, pela primeira vez. Nenhuma parturiente e cercada de tantos des-
velos, e creio ate que nem a Mae do Nazareno foi tao festejada. Os reda
tores ali se encontram a cada hora, inquietos, a assistirem a comnosican 
(periodo da gestacao) e, no dia, entao, de vir a luz e uma sofreguidao. uns 
cuidados que ate atrapalham os operarios; nao vao almogar, nem cear, 
todos; ficam alguns a fazer quarto, e so descansam quando recebem nas 
maos, ebrios de alegria, o fruto de tantos cuidados, de tantos desvelos, 
de tantas insonias. Mas isto e so quando sai a luz o primogenito. Do se-
gundo em diante a coisa esfria, e so aparece na tipografia um ou dois 
redatores mais interessados, ate que afinal nao aparece mais um so; e. . . 
foi uma vez um jornal". 
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Impresso na Tipografia Industrial, estabeleceu o prego de 
40 reis por exemplar. Constou do cabegalho: 

". . . dum graves Cyclopum 
Vulcanus ardens uri t oficinas. . . " 

Ocupou toda uma pagina o editorial de apresentacao, 
assinado por Os Quatro Elementos, focalizando o "imperio 
netuniano" e suas "maravilhas ignotas", para terminar, 
apos a sentenca "Ridendo castigat mores!": "Entao corae-
camos a escrever A Tempestade, de cujo furor pedimos que 
se acautelem as suscetibilidades hipocritas". 

Apareceu, novamente, "em campo" no dia 12, "para 
cumprir a sua espinhosa missao de agoutar, da nossa socie-
dade, os males que a acabrunham". 

Um dos objetivos precipuos do jornal, nos seus dois uni-
cos numeros, foi criticar, com a maior dose de sarcasmo, a 
eleigao de Joaquim Nabuco para deputado geral, o que fez 
na parodia "O filhote e o povo" (1) e no editorial da segun-
da edigao. Nos folhetins, intitulados "Aerolitos", seu autor, 
Ignis, terminava saudando a fundagao do Clube Republi-
cano. 

Por nao se haver publicado o n° 3, ficaram em meio do 
caminho (na 20a oitava) as "Ciclopicas", assinadas por Os 
Ciclopes e constituidas de versos decassilabos, e as "Sessoes 
no Averno", em prosa altamente satirica (Bib. Pub. Est.). 

A IDfiA — Periodico Politico, Cientifico e Literario — 
Pretendendo circular bissemanalmente, saiu o n° 1 a 4 de 
outubro de 1878, formato de 32x23, com quatro paginas de 

(1) Assim comegou a versalhada, parodiando o poema "O Livro e a 
America", de Castro Alves: 

"Nascido p'ra qnalquer cousa, 
P'ra viver na ilusao, 
O Nabuco dentro d'alma 
Sente os vermes d'ambigao! 
Chegando o prazo infeliz 
D'eleicoes, eis que lhe diz 
Do orgulho a grande soma: 
— Vai, meu ilustre Nabuco, 
As plagas de Pernambuco 
E traz de la teu diploma!" 
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duas colunas largas . Direcao de O. F . da Silva Filho. Assi-
na tu ra s pa ra o Interior e Exterior: $500 e $600 mensais, res-
pect ivamente. 

Vinha, segundo o artigo-programa, "empregar todos os 
esforgos para espancar as trevas da ignorancia e concorrer 
com seu obolo, a inda que diminuto, para a grande obra da 
regeneragao por meio do der ramamento das luzes cientifi-
cas" . Tais "as razoes que levaram A Idea a surgir na arena 
da Imprensa" . 

No editorial seguinte, pregou a necessidade da "liber-
tagao nacional", com u m a "Constituicao verdadeiramente 
moralizada", condenando o poder pessoal do Imperador e a 
inutilidade dos partidos politicos existentes. Girondino Ri-
mar escreveu "Instrugao, d e p o i s . . . religiao" e o folhetim 
"Reminiscencias", completando a edicao poesias de Gilbert 
e do diretor, e u m a charada em versos. 

Nao passou do primeiro numero (Bib. Pub. Est.) . 

1 8 7 9 

ALMANAK DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO — Para 
1879 — Edigao de 165 paginas, formato de 17x11, saiu a lu-
me nos primeiros dias do mes de Janeiro. Apresentou regu
lar quantidade de informagoes uteis, alem do Calendario. 
Aspecto material lisonjeiro, bom papel e impressao n i t ida . 

No volume encadernado acha-se omitida a pagina de 
rosto (Bib. Pub. Est .) . 

A PRINCEZA LINGUARUDA (1) — "Filha legitima da 
defunta Duqueza do Linguarudo", circulou o n° 1 a 17 (2) 
de Janeiro de 1879, no mesmo formato de 37x26, incluindo 
largas margens de papel, com tres colunas de composigao 
e quatro paginas, sendo impressa em tipografia propria, a 
rua da Viragao n ° 39. Sobre o titulo, colocado abaixo do 
centro da pagina, via-se o cliche (14 cm. de a l tu ra ) , con-
feccionado em madeira, de u m a "princesa" sentada no tro-

(1) Nao "A Princeza do Linguarudo", conforme consta dos "Anais" 
de Alfredo de Carvalho. 

(2) Nao no dia 24, como registou a obra citada. 
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no, coroada, de cetro a mao, tendo em cada lado seis qua
dras, nelas expresso o expediente do jornal, encimadas pelos 
slogans "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" e "Viva o go-
verno do povo pelo povo". Os versos diziam: 

Nas sextas-feiras passeio 
Pelas ruas da cidade, 
Para defender o povo, 
Seu direito e liberdade. 

A tirania eu combato, 
^nesar de ser Princeza; 
Detestando a fidalguia, 
Que m'importa com a nobreza? 

Um mil reis por quatro meses 
£ meu prego e meu valor, 
Quem quiser ter o gostinho 
De comigo ter amor. 

Quem quiser se divertir 
Ou comigo namorar, 
Venha a rua da Viracao, 
Onde pode me encontrar . 

Meu palacio e conhecido, 
Tern o numero t r in ta e nove, 
Onde combato os tiranos 
Que do povo nao se comove. 

Publicagoes eu aceito, 
Salvando as vidas privadas. 
Qualquer que seja o assunto 
Serao logo publicadas. 

Para fora da cidade 
Mil e quinhentos serao, 
Se me quiserem amar 
No intimo do coragao. 

Assim que me receberem 
Empreguem todo cuidado, 
Dando logo meu valor, 
Que e sempre adiantado. 

Por urn prego diminuto 
Sempre o povo encontrara, 
Com os seus quatro vintens, 
Quem o defenda tera . 

Quem tiver algum segredo 
Para de mim confiar, 
Corra logo ao meu palacio, 
Que nele ha de me achar . 

Somente pego ao povo 
A sua coadjuvagao, 
Defender os seus direitos, 
E esta minha missao. 

Debelar a monarquia 
£ toda minha firmeza, 
Pisar todos os fidalgos 
Sendo eu uma Princeza. 

Apesar da versalhada-programa, nao faltou o artigo de 
apresentagao, dando a origem e as qualidades de "pruden-
cia, nobreza, civilidade, sabedoria, respeito e honradez" da 
Princeza. a par de explicacoes porque era Linguaruda. Ou-
tros artigos: "As razoes de minha aparigao", "Minha genea-
logia", "Quais sao os governos bons", "A situagao do pais", 
"A nova situagao politica", "A fome" e "Coisas velhas". Um 
aviso final, intitulado "Quem quiser que venha", dizia: "A 
Princeza oferece-se para defender os direitos do povo, sua 
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liberdade, qualquer que seja o matiz politico a que perten-
cer o ofendido". 

Nao obstante a encenacao feita, o pretenso semanario 
estancou, apenas posto em circulacao o n° 2, datado de 31 
de Janeiro, no qual, em meio aos artigos e notas ligeiras, te-
ceu encomios as personalidades politicas de Jose Mariano 
Carneiro da Cunha e do Barao de Nazare. Ocorreram alguns 
versos pitorescos. E ficou nisso (Bib. Pub. Est.). 

A VOZ DO NORTE — "Com este titulo — noticiou O 
Tempo, edicao de 15 de abril de 1879 — encetou-se, nesta ci-
dade, a publicacao de um periodico politico, industrial e no-
ticioso, cuja missao especial, segundo escreve em seu artigo 
editorial, e "advogar os interesses desta parte do imperio, tao 
esquecida e espesinhada pelo governo". 

Ao que tudo indica, nao passou do primeiro numero, que 
foi publicado no dia 12. 

O NACIONAL — orgao Republicano — Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade — O n° 2 (nao existe comprovante do 
primeiro) circulou no dia 29 de maio de 1879, formato de 
37x25, com quatro paginas de tres colunas e excessivas mar-
gens em branco. Constavam do cabecalho as sentencas: "O 
governo de um pais nao pode nem deve ser heranca de uma 
familia. Abaixo as mistificacoes! Quern nao e por nos e con
t ra nos. A soberania dos povos esta acima dos governos". 
Impresso na tipografia d'O Livre Pensador, destinava-se a 
sair uma ou duas vezes por semana, quando possivel "e em 
dias indeterminados". Redacao a Travessa do Carmo n° 7. 
Assinaturas: ano — 10$000; trimestre — 3§000; para fora 
da cidade: 12$000 por ano e 7$000 por semestre. 

Abriu a edicao uma Circular, em que se solicitava a 
coadjuvacao dos ieitores, mencionando como programa: "pug-
nar pelos interesses de todos". A seguir, em vibrante edito
rial, advertia o nao identificado redator: " . . . o Brasil nao 
pode continuar, por mais tempo, debaixo do aniquilador sis-
tema de governo monarquico constitucional". Noutro, acu-
sava o Partido Liberal de haver prometido muito quando es-
tava no ostracismo, sem nada realizar quando detinha o po-
der. Completou a edicao pouco mais de uma pagina de lite-
ra tu ra . 
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Vivendo cur ta existencia, O Nacional cumpriu seu pro-
g rama politico, que incluia censuras a administragao pro
vincial. Divulgou artigo de Romualdo Alves de Oliveira, re-
publicano e xenofobo; poesias de Vilhena Alves e Ortsac Se-
zenem ( anag rama) ; conto de P . A. Alarcon; variedade e 
noticiario. 

Circulando em datas irregulares, publicou-se o n ° 6, que 
foi ultimo, no dia 16 de julho (Bib. Pub. Est .) . 

O OPERARIO — Publicacao semanal, em dias indeter-
minados, saiu o primeiro numero a 17 de maio de 1879, com 
quat ro paginas, obedecendo ao formato de 37x26, a tres boas 
colunas de composigao. Trabalho material da Tip . Mercan-
til, a rua do Torres n ° 10. Sob o titulo, t razia a divisa (de( 
Lemercier): "A legislacao civil deve abandonar os principios 
do direito romano e do direito feudal, para apoiar-se nas 
doutr inas da filosofia moderna" . Tabela de ass inaturas : bi-
mestre (capital) — 1$000; tr imestre (interior) — 2$000, me-
diante pagamento ad ian tado . 

Constou do art igo-programa a seguinte exclamagao: 
"Operarios, regeneremo-nos e trabalhemos resolutos, porque 
havemos de veneer! Nos, O Operario, mostrando-vos o cami-
nho, arrancando-vos ao letargo em que vos haveis deixado 
ficar, prosseguiremos levando a choupana do proletario a se
n n a da regeneragao social: Instrugao! Trabalho! Liberdade!" 

Noutros editorials, atacou a politica dominante, claman-
do pela Liberdade. Seguiram-se as segoes: "Artes"; "Folhe-
t im", por Aurelius; "Li teratura", prosa de Niro-Vosahilo e 
poesia de J . C. Ribeiro da Silva; "Noticiario" e "Avisos". 

Nao ficou no primeiro numero (1), pois o quinto saiu 
a 20 de ju lho . Os editorials do n ° 4 pugnavam pelo voto di-
reto e pela aboligao da escravatura . Colaboragao, ainda, de 
Stello e transcrigao de Guerra Junqueiro (Bib. Pub. Est. e 
Bib. Nac.) (2) . 

O PROTESTO — Periodico Conservador Academico — 
Apareceu a 20 de maio de 1879, tendo como redatores Ban-

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara o n° 1, alias dubi-
dativamente, como tendo sido "linico". 

(2) Na Biblioteca Publica do Estado encontram-se os ns. 1 e 4. Na 
Biblioteca Nacional, os ns. 4 e 5. 
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deira de Melo, Jaime Rosa, Tarquinio de Sousa Filho, Jose 
Augusto de Sousa, Augusto da Camara, C. P . e Oliveira, 
Isaias de Almeida, Sancho Bittencourt, Fulgencio Simoes e 
Viveiros de Castro. Impresso na Tip . Mercantil, de C. E . 
Muhlert & Cia., formato medio de quatro boas colunas, ti-
n h a redacao a rua Visconde d'Albuquerque n° 26, 2° andar. 
As assinaturas tr imestral e mensal custavam, respectiva-
mente, 3$000 e 1$000. 

O editorial de apresentagao, de Jaime Rosa, comentou 
o "tristissimo aspecto" da situagao politica dominante, alu-
dindo a "violacao das leis", ao "menosprezo dos interesses 
reais da sociedade", ao aviltamento da imprensa e outros as-
pectos negativos do gabinete de 5 de Janeiro, o que levou a 
mocidade academica a manifestar-se atraves de urn jornal, 
a fim de exercer " u m a censura severa, mas comedida, sobre 
os atos da adminis t ragao". 

Quase todos os redatores escreveram artigos assinados, 
completando a edicao u m poemeto de Virgilio Brigido (Bib. 
Pub. Est .) . 

Segundo os "Anais", de Alfredo de Carvalho, a publica-
gao continuou, pelo menos ate o n ° 9, de 11 de outubro do 
raesmo ano. 

GAZETA ACADEMICA DE SCIENCIA E LETTRAS — 
Revista mensal. deu a publicarao o n° 1, ano I, em maio de 
1879, formato de 23x15, com 40 paginas de duas colunas lar-
gas, fora a capa . Impressao da Tip . do Correio da Noite, a 
rua do Imperador n° 77. O corpo redacional estava assim 
constituido: 5° ano — Joao B . de Melo Peixoto e Antonio 
Ibiapina; 4° — Artur Leal Ferreira e M. Nascimento Castro 
e Silva; 3° — J . M. C. Moniz Freire, J . Homem de Siqueira 
Cavalcanti e Virgilio Ramos Gordilho; 2° — Urbano Santos 
da Costa Araujo, Manuel Lopes da Cunha e Alfredo Raposo 
Barradas . Preco do exemplar — 1$000, acrescido de $200 
para fora da capi ta l . 

Surgiu a Gazeta Academica, "no vasto campo das pug-
nas intelectuais, como um lidador modesto e despretensioso", 
simbolizando "uma luta herculea contra os elementos cons-
piradores de inagao e indiferentismo". 

Acentuava, depois, o artigo de apresentagao: "Aqui nao 
faremos monppolio de crengas nem de ideias; assentes no 
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principio de que so a discussao franca pode engendrar a cer-
teza, nossa bandeira nao tera cores, nao fomentaremos 
odios". 

Ao editorial assinado A Redacao, seguiu-se um adendo 
de Artur Leal Ferreira, que dizia estar solidario com tudo 
quanto dizia respeito a revista, menos no que afetava as suas 
crengas religiosas. Mais artigos sobre Direito e Literatura, 
assinados por quase todos os redatores. 

O n° 2 circulou no mes de junho (1), com duplicada 
quantidade de paginas, anunciando achar-se a redagao ins-
talada na rua Barao de Sao Borja n° 43. A colaboragao es-
teve, entre outros, a cargo de Artur Leal Ferreira, Urbano 
Santos, Alfredo Raposo Barradas, Joao B . de Melo Peixoto, 
J . M. C. Moniz Freire e J . Homem de Siqueira Cavalcanti 
(Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (2) . 

GAZETA DA TARDE — Periodico Politico, Noticioso, 
Literario, Comercial e Agricola — Surgiu no dia 4 de junho 
de 1879, formato de 31x22, com quatro paginas de tres colu-
nas, sendo impresso na Tip. Mercantil, a rua do Torres n° 
10. Tabela de assinaturas: ano — 6$000; oito meses — 4$000; 
quatro meses — 2$000; para fora da capital: 7$000, 5$000 
e 2$500, respectivamente, mediante pagamento adiantado. 
Publicagao bissemanal. Redagao a rua Duque de Caxias n° 
71 . 

A Gazeta da Tarde era a tradugao do "pensamento ge-
neroso" de alguns mogos que nao desesperaram da salvagao 
do pais, que maos inabeis estavam "prestes a precipitar no 
abismo". E hasteava a bandeira conservadora, "esse labaro 
com que nossa patria tem obtido os melhores de seus triun-
fos", propondo-se a combater a corrugao, sustentar os bons 
principios e defender o povo, pugnando pelas suas legitimas 
aspiragoes. 

Seguiram-se artigos redacionais de critica ao gabinete 
de 5 de Janeiro e a politica liberal; uma parte de "Literatu-

(1) No registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho mencionara, ape-
nas, a existencia do primeiro numero . 

(2) Encontrado um so comprovante em cada uma das duas Biblio-
tecas, o pr imeiro deles na Estadual, havendo outro exemplar do mesmo 
em poder do colecionador part icular historiador Manuel Albano Amora, 
residente na capital do Ceara. 
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ra"; out ra de "Variedades" (charadas) e, finalmente, a "Re-
senha Noticiosa", bem fertil. 

Continuou sua rota, servida de editorials de combate a 
politica situacionista, detida pelos liberals; outros versando 
assuntos diferentes, principalmente Agricultura e Instrugao 
Piiblica. 

No mes de julho, alem da premiagao dos decifradores de 
charadas, vigorou um concurso de glosadores, pouco concor-
rido, cujo vencedor recebeu "tres moedas de p ra t a" de dife
rentes nacionalidades. Publicou correspondencia de Paris e, 
na parte literaria, concluiu (27 insersoes seguidas) a t radu-
gao "Do papel das emogoes n a vida da mulher", de autoria 
do medico frances L. Cerise. De vez em quando, surgiam 
versos de J . C. Ribeiro da Silva e de raros outros poetas. 

Enquanto isto, a Gazeta da Tarde ma n t inha oposigao ao 
governo provincial exercido por Adolfo de Barros, congratu-
lando-se, n a edigao de 19 de setembro, com sua substituigao. 
"Dele — acentuou o editorialista — so se pode dizer que foi 
u m a calamidade para esta provincia". 

Com tiragem declarada de mil exemplares, o periodico 
veio a ter o formato aumentado a part i r do n ° 32, de 3 de 
outubro, paginas de quatro colunas a 12 ciceros, tendo mais 
vida os caracteres do titulo. Elevou o prego das assinaturas: 
n a razao seguinte: semestre — 6$000; tr imestre — 3$000; 
fora da cidade — 7$000 e 3$500, respectivamente. A impres-
sao mudara-se, desde o n° 23, para a Tipografia Central, a 
rua do Imperador n° 75. 

Criava-se, assim, "mais espago para defesa dos multi-
plos e segrados interesses" dos leitores, a par de alguns anun-
cios. Abriu u m a "Coluna Neut ra" . 

Em artigos bem elaborados, o bissemanario continuou 
a criticar o Gabinete Sinimbu. Na parte literaria admitiu a 
colaboragao de Jose Vicente Meira de Vasconcelos, Joao Di-
niz Ribeiro da Cunha (postumo) e Batista Regueira (os dois 
ultimos assinando poesias), alem de transcrigoes. Voltou 
(edigao de 8/11) a lamentar a "decadencia desta grande pro
vincia de Pernambuco, tao bem fadada pela Natureza". 

Terminou com o n° 51, de 17 de dezembro, quando a re-
dagao se despediu dos leitores, prometendo voltar em 1880, 
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impresso em nova tipografia, que estava sendo montada . 
Todavia, nao reapareceu (Bib. Pub. Est.) . 

PROVINCIA DE PERNAMBUCO — Folha Liberal — 
Fundada, segundo o registo dos "Anais", a 21 de junho dc 
1879, restam arquivados dois linicos comprovantes: o n° 14, 
de 11 de outubro, e o n° 19, de 27 de novembro. Apresentava 
amplo formato, quatro colunas de composigao a 15 ciceros, 
com quatro paginas, exibindo o slogan "Et Veritas libera-
bit vos". Impressao da Livraria Universal, a rua do Impera-
dor n° 52. Assinatura trimestral — 3$000, ou 4$000 para 
fora da cidade. O editor, que era Manuel Ferreira Rabelo, 
foi substituido, no n° 19, por Anastacio Alexandrino de Sales 
Dutra, administrador da empresa. 

Repletos de materia politica, o n° 14 divulgou, sobretu-
do, extenso "Manifesto perante a opiniao publica do pais". 
O n° 19 especializou-se em ataques ao diario conservador O 
Tempo e A Liberdade, periodico ligado a fagao liberal dos 
leoes (Bib. Pub. Est.). 

A publicagao continuou, ainda consoante Alfredo de 
Carvalho, saimdo o n ° 20 a 6 de dezembro e os n s . 1 a 6, 
ano II, entre os dias 15 de Janeiro e 20 de margo de 1880, 
impressas as duas ultimas edigoes n a Tipografia Industr ial . 
Redator principal — Bemvindo Gurgel do Amaral . 

A METRALHA — Periodico Popular — Saiu a lume no 
dia 20 de julho de 1879, pequeno formato de 22x16, com qua
tro paginas, prometendo publicar-se todos os domingos. As
sinatura trimestral — $500, acrescidos de $200 para fora da 
capital. Prego do exemplar — $040. Impresso na Tipografia 
Filantropica, a rua da Viragao (atual Filipe Camarao), n° 
39, la mesmo funcionava a redagao. 

"Seu unico trilho que tern de caminhar — lia-se no ar-
tigo-programa — e a defesa do povo, sendo contra os saltea-
dores politicos, quer sejam republicanos, conservadores ou 
liberals, que vivem a custa dos sofrimentos do povo, enga-
nando-o constantemente". Nao guardaria conveniencias po
litical, metralhando de perto quem quer que caisse em falta. 

Constou a edigao, unicamente, de artigos contra o regi
me, contra os falsos liberals e contra a administragao publi
ca (Bib. Pub. Est.). 
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Consoante o registo de Alfredo de Carvalho, o segundo 
e ultimo numero circulou a 27 do mesmo mes. 

REVISTA PROGRESSISTA — Impressa na Tipografia 
Filantropica, em pequeno formato, "saiu a luz no dia 6 de 
setembro pelo deste periodico enciclopedico, de redagao 
dos srs . Jose Ribeiro da Fonseca Braga, Marcelino Cleto e 
Xisto Cruz". 

Tal a noticia divulgada a 11 de setembro de 1879, pelo 
Diario de Pernambuco, o qual, n a edigao do dia 26, tambem 
anunciou haver circulado o n° 2. Nada mais disse. 

O PHAROL — Estreou a 16 de setembro de 1879, for
mato de 25x18, com quatro paginas de duas colunas, tendo 
como redatores F . F . S . , F . B . e E . F . , o u seja, Filipe Fi-
gueiroa Sobrinho, Fernandes Barros e Elisio Fonseca. Tra-
balho grafico da oficina do Diario de Pernambuco, a rua Du-
que de Caxias n ° 42. Tabela de assinaturas: trimestre — 
1$500; mes — $500; fora da capital — 1$700 e $560, respec-
t ivamente. Numero avulso — $400. 

"Nao pertence a nenhum dos matizes politicos — lia-se 
no editorial de apresentacao — sendo seu fim somente pug-
nar pela justica e pelo Direito. Sua divisa — a imparcialida-
de" . Embora "redigido por penas ainda jovens", mas cheias 
"de amor a patr ia e ao progresso", combateria, "em t€rmos 
vigorosos", a corrugao, os desmandos e "os excessos e abusos 
do desprestigiado governo". 

Seguiram-se os artigos "Desordem na moral do gover
n o " e "Instrugao popular", assinados por E . F . , sendo a ulti
ma pagina toda de versos de F . F . S . e Castro Filho. 

O segundo numero duplicou o formato, saindo com tr§s 
colunas de 16 ciceros. A par da materia politica, constante 
de ataques a Monarquia e ao governo liberal, tiveram inicio, 
n a parte literaria, o "Folhetim", assinado por Jecf, e a "Cro-
nica", por Swift, que focalizou a uniao da mocidade acade-
mica em prol da abolicao da escravatura (Bib. Pub. Est.). 

Ao que consta dos "An<ais", a ipublicagao estendeu-se 
ate o n° 4, datado de 9 de outubro. 

TRIBUNA DO POVO — Folha Republicana — Trazendo 
sob o titulo o slogan "Voz do povo, voz de Deus", entrou em 
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circulagao no dia 5 (1) de novembro de 1879, obedecendo ao 
formato de 31x22, com quatro paginas a duas colunas largas 
de composigao. Impressa n a Litografia e Tipografia, a va
por, de J . E . Purcell, a rua Vigario Tenorio n,° 19, ai se ins-
talou tambem a redagao. Custava 10$000 a ass inatura anual 
e 5$000 a semestral; para o interior — 12$000 e 6$000, res-
pectivamente. 

Na ul t ima pagina vinha o Aviso: "Esta folha nao pro-
move assinaturas, que alias aceita, comegando a entrega dos 
numeros depois do respectivo pagamento . Queremos evitar 
por nossa parte que algumas pessoas continuem a conside-
rar o jornalismo politico como sendo um — mendigo de ca-
saca; e assim estabelecemos o prego de 40 reis por cada fo
lha, e assim estara o nosso jornal ao alcance de todas as 
classes. Aceitara com especial agrado a exata informagao 
dos fatos e de quaisquer ocorrencias dignas de mengao. Dis-
cutira, no interesse da justiga e do direito, as questoes fo-
renses e administrativas, sempre que ficar a redagao habi-
li tada por documentos e provas. Defendera sempre a causa 
da justiga, e principalmente profligara os abusos, a opres-
sao exercida contra os fracos, e denunciara a barbaridade 
com que entre n6s e executada a pr isao". 

A materia da primeira edigao constou, unicamente, de 
dois longos artigos de apresentagao, cada um de duas pa
ginas, em tipo corpo 7, bat ido. O primeiro, sob o titulo "Ci-
dadaos brasileiros, povo pernambucano de todas as classes!", 
dizia, a certa a l tura: 

"Despertai, povo americano do Sul: despresai a curio-
sidade esteril e frivola de conhecerdes quern vos dirige a pa-
lavra. Sou a Tr ibuna do Povo. Sou o brado nacional aflito, 
que vem denunciar ao mundo que D . Pedro II , imperador do 
Brasil por Graga de Deus e Aclamagao dos povos, principe 
nascido nestas terras americanas, t reme an te a so perspec-
tiva da liberdade, a qual se aproxima sem ameagas!" . 

"Os reis foram sempre inimigos da liberdade, porque nao 
amaram nunca a justiga, que e e sera sempre o horror dos 
privilegios, mormente do que de todos e o mais odiento — 
a Monarquia, destinada a perpetuar o imperio do obscuran-
t ismo". 

(1) Nao no dia 8, como consta dos "Anals". 
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O segundo e longo artigo, redigido em forma de dialogo 
entre a Tr ibuna e "o Respeitavel Publico", focalizou a poli-
tica liberal da provincia, dividida entre leoes e cachorros. 
Concluiu dizendo que a redagao conserva "rigoroso incog
n i to" . 

Prosseguiu sua missao de defensor dos principios 
enunciados, polemizando com o diario conservador O Tem
po e re t ransmit indo resumos do servigo telegrafico do Sul 
do pais, extraidos das publicagoes diar ias . Bateu-se por u m a 
"Consti tuinte soberana e livre", pela "extingao do poder mo-
derador e do Conselho de Estado" e pelo "Senado tempora-
r io" . 

Como era comum, teve cur ta duragao a vida da Tr ibuna 
do Povo, finando-se com o n ° 5, de 24 de novembro (Bib. 
Pub. Est . ) . 

1 8 8 0 

O ECHO DA TORRE — Folha Gastronomica — Nume-
ro linico, datado de 8 de Janeiro de 1880, apresentou-se no 
formato de 22x16, com quat ro pag inas . Dava-se " u m exem
plar a quern comprasse outro", mas o prego era um simples 
"zero". 

O editorial de aber tura , assinado por Sancho-Panga, 
recheado de humorismo, terminou convidando os leitores 
a comparecerem ao Restaurante Campestre, ao ensejo dos 
tradicionais festejos da Capela do subiirbio da Torre . 

Bern redigido, t an to em prosa quanto em verso, s6 fo
calizou mesmo assuntos gastronomicos, como orgao oficial 
da mencionada casa de pasto (Bib. Pub. Est . ) . 

O DEMOCRATA — Orgao do Clube Deste Nome — Saiu 
a lume no dia 14 de fevereiro de 1880, em formato pcima 
de medio, com quatro boas colunas de composigao. Sob o 
titulo, a divisa: "Ordem e Progresso". Impresso n a T ip . In
dustrial , a rua das Cruzes (atual rua Diario de Pernambuco) 
n ° 18, e instalada a redagao n a r u a Barao da Vitoria (hoje 
rua Nova) n ° 7, assinava-se a 2$000 por t r imes t re . 

O longo art igo-programa (uma pagina e meia de consi-
deragoes era torno da necessidade da implantagao de u m re-
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gime verdadeiramente democratico) assim concluiu: " . . . a 
Monarquia tornou-se um impossivel com a felicidade na-
cional". 

Seguiram-se prolixos editoriais sobre Economia e Finan-
cas, Instrugao e Educagao. 

Teve seguimento normal, semanalmente, pregando a 
necessidade da republicanizagao do pais e atacando a admi-
nistracao provincial. Eram longos editoriais doutrinarios 
sobre politica, Economia e Historia, a salientar a serie "Luiz 
do Rego Barreto"; mais transcrigoes de Teofilo Braga, folhe-
tins, l i teratura geral e ar tes . Rusticus escrevia sobre temas 
agricolas. Liam-se poesias de Martins Junior, Joao de Deus 
e Mariano Augusto. Transcreveu as produgoes de Timandro, 
era serie, sob o titulo "O libelo do povo", da imprensa cario-
c a . No n ° 26 iniciava-se a publicagao do "Catecismo Repu
blican©", de autoria de Carrilho Videira e Tavares Bastos, 
ocupando duas paginas a primeira insergao. 

Jornal sisudo e de boa apresentagao grafica, eram seus 
provaveis redatores Antonio Carlos Ferreira da Silva, Anto
nio de Sousa Pinto e Landelino Rocha, sendo este secretario 
do Clube Democrata . 

Encerrando o ano com o n ° 38, de 11 de dezembro, saiu 
o 39° a 15 de Janeiro de 1881. Foi o ultimo encontrado n a 
pesquisa, possivelmente terminando ai a vida d'O Democra
ta (Bib. Nac. e Bib. Pub. Est.) (1) . 

A EMULACAO — Folha educacional, impressa n a tipo-
grafia de A. P . S . Soares, a rua Nova n ° 30, formato peque-
no, com quatro paginas, deu a luz o numero primeiro a 15 
de maio de 1880. Pretendia sair aos sabados, ao prego de 500 
reis por ass inatura mensal . 

Destinava-se a publicagao de todos os atos ocorridos no 
"Curso Primario e Preparatorio", de que era orgao, e ao de-
senvolvimento intelectual dos alunos. O Curso dividia-se, 
segundo a descrigao feita, em dois partidos — o Russo e o 
Turco, para efeito de debates, cada um com seu gabinete 
ministerial e respectivo par lamento . 

(1) Na Biblioteca Publica do Estado s6 existem o n° 1 e outro exemplar. 
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A mater ia acrescentavam-se u m a "Parte da Policia", "No-
tas diversas" e "Variedades", ocupando a quar ta pagina o 
"Regimento interno", assinado por Manuel Crisostomo da 
Silva Braga" . 

Nao h a noticia de haver circulado segunda edigao (Bib. 
Pub. Est . ) . 

A IDEA NOVA — Tendo como redatores os academicos 
Clovis Bevilaqua, Jose Izidoro Martins Junior e Clodoaldo de 
Freitas, publicou-se o primeiro numero a 15 de maio de 1880, 
com oito paginas, formato de 31x21, impresso n a Tip . In
dustrial, a rua do Imperador n ° 14. Sob o titulo vinha o se-
guinte conceito de Littre: "Todo aquele que, por pouco que 
seja, aumenta a soma da positividade dos espiritos, traba-
lha no sentido geral da civilizagao e presta u m servigo so
cial" . 

No artigo de apresentagao, com sua assinatura, Clovis 
Bevilaqua tragou a profissao de fe dos redatores do pequeno 
jornal, terminando (duas e meia paginas) com o programa 
delineado. Alem dos estudos criticos, como meta principal, 
dizia:: "Literatura, politica, costumes, tudo analisaremos a 
luz dos nossos principios". Nao discutiria individualidades, 
afastando de suas colunas a "reles criticazinha de jornal ca-
ricato, o pugilato indecoroso de injurias e aleives e a analise 
incabida da vida part icular do contendor". 

Mais dois longos artigos dos outros redatores e u m de 
Artur Orlando, pa ra continuar no seguinte, constituiram a 
mater ia do primeiro numero . 

Publicaram-se mais duas edigoes, a ul t ima das quais da-
tada de 30 de junho, sem alterar-se o corpo de colaborado-
res, que firmavam imensos artigos filosoficos ou litera-
rios, inclusive "O movimento intelectual da Academia de 
Direito do Recife", de Clodoaldo de Freitas, que deveria ser 
concluido n a edigao subsequente, mas esta jamais apareceu 
(Bib. Pub. Est .) . 

O CONSTITUCIONAL — Grgao do Clube Constitutional 
Academico — Deu a luz o n ° 1 no dia 22 de maio de 1880, 
em bom formato de quatro colunas, sendo impresso n a Tip . 
Central, a rua do Imperador n s . 73/75. Redagao a cargo 
de Tarquinio de Sousa Filho, J . Augusto de Sousa, Henri-
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que Domingues, F . Milagres, Artur Ribeiro, Viveiros de Cas
tro, Miguel de Novais, Luiz Domingues, Tito de Lemos e Viei-
ra da Silva. 

Tratando-se de elementos conservadores — dizia o artigc 
de apresentacao, assinado pelo primeiro dos redatores — 
pertencendo a u m a Escola cuja ideia capital era a manuten-
gao da Constituicao, mante r ia o seu jornal "posicao acen-
tuadamente definida, tolerancia pa ra as personalidades ad-
versarias" e " intransigencia de ideias". Tal a sua "norma de 
conduta nos arraiais da imprensa politica do pa is" . 

Somente de artigos macigos constou a mater ia do sisu-
do orgao, nao havendo indicio de ter continuado a publica-
gao (Bib. Pub. Est . ) . 

O PETROLEO (1) — Publicagao de bolso, de uma s6 
coluna de composigao, a 20 ciceros, e apenas quatro paginas, 
saiu o primeiro numero no dia 26 de maio de 1880, impres-
so n a tipografia do Correio da Noite, a rua do Imperador n° 
77. Com o ti tulo em diagonal, ladeava-o, a direita, o verso 
da "Marselhesa" "Aux armes, citoyens . . . " , com a respecti-
va ass inatura de R. de Lisle, e, a esquerda, a tradugao para 
o por tugues . Prego do exemplar — 40 re is . 

So conteve mesmo o editorial de apresentagao, em que 
dizia, inicialmente: " . . . f a z ciente a todos os seus leitores 
que se destaca dos escrevinhadores mercenarios, que empes-
t am a livre e heroica te r ra de Nunes Machado" . Respeitaria 
"os caracteres honestos, os cidadaos sinceros e probos que 
desejam a prosperidade e engrandecimento do Brasil, sem 
deixar, por isso, de chegar o ferro em brasa n a chaga put r ida 
do corpo social que lhe atrofia os sentimentos nobres e gran-
diosos, desmantelando o organismo politico". 

Seguiu-se t remendo ataque aos "degenerados filhos de 
Pernambuco que hipocri tamente dizem-se liberals", acen-
tuando: "fi chegada a hora do povo nao sofrer ma i s" . "An
te o poder do povo nada e o poder dos mandoes, dos aulicos, 
dos protegidos dessa par te da America. O poder oficial tern a 
baioneta, tern o canhao que assola e ma ta ; o povo tern a fa-
ca de ponta, tern o punha l , tern o revolver e, mais que tudo 
isso, tern o petr61eo, que produz o mesmo efeito". 

(1) A grafia do titulo, na cdigao de estreia, saiu assim: O Petrolic 
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Prosseguiu, nas edigoes subsequentes, semanais, a mes-
ma linguagem virulenta. No n° 4, de 19 de junho, rebateu 
criticas da "coluna a lugada" do Jornal do Recife, focalizan-
do os "traidores politicos", os "saltimbancos do poder, ver-
dadeiros cupins dos cofres publicos". 

Cada edicao comportava um unico artigo, visando, so-
bretudo, a ala liberal dos "leoes" e, ja no fim, a chacina de 
Vitoria de Santo Antao. Circularam, ao todo, sete numeros, 
o derradeiro deles datado de 13 de julho (Bib. Pub. Est.). 

A REVOLUQAO — Periodico Politico e Literario — Sur-
giu a 1° de junho de 1880, formato de 38x27, com quatro pa-
ginas de tres colunas, tendo como redatores Genaro Vampa 
e Frankl in Vampa. Destinado a publicar-se semanalmente, 
custando 1S000 a ass inatura mensal, apresentou, u m a de 
cada lado do titulo, as divisas: "O amor por principio. A or-
dem por base. O progresso por fim" (A. Comte), e "Salus 
populi suprema lex est", com a respectiva t raducao: "A sal-
vacao do povo e a lei suprema" . Dizia-se "impresso em Pa
ris, n a tipografia do Amigo do Povo". 

Apos declarar, no artigo de apresentacao, que o Brasil 
marchava para u m a hecatombe, com "um pe levantado s6-
bre o abismo", baloucando-se "a aresta de um precipicio", 
acentuou a redacao: " . . . nos marchamos com aqueles que 
levantam a bandeira simpatica e fascinante que tern tremu-
lado sobre as ruinas de todos os despotismos, servindo ao 
mesmo tempo de faixa a todas as liberdades — a bandeira 
da Revolucao! Somos partidarios decididos desse direito su
premo, dessa ul t ima razao dos povos". 

Outro editorial criticou a at i tude da Camara tempora-
ria liberal, " t raidora e hipocrita", seguindo-se o comentario 
"Coisas velhas", por Juvenal, e o folhetim "Zig-Zag", por 
Frantz , ambos pondo em ridiculo os periodicos Idea Nova, 
Brasil Agricola e A Liberdade, este ultimo filiado aos leoes, 
assim chamados os elementos genuinos do Partido Liberal 
de Pernambuco . Houve, ainda, u m a "Segao Economica"1, 
por Marius, encerrando a edigao notas elogiosas ao "colega 
e correligionario" Jose Maria de Albuquerque Melo e um 
pouco de l i tera tura sat ir ica. 

No segundo numero, datado de 12 de junho e ultimo 
publicado (1), continuou seu programa democratico, termi-

(1) Segundo a relagao dos "Anais", o n° 1 tinha sido "unico*. 
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nando por aconselhar ao Diario de Pernambuco, ao qual re-
pugnava a revolucao: "Nao t remam os colegas sem ter ra-
zao: o dia h a de chegar e so sofrera quern tiver culpa no car-
torio" (Bib. Pub. Est.). 

O ACADEMICO — Revista Cientifica e Literaria — Cir-
culou pela primeira vez no dia 1 (1) de junho de 1880, com 
oito paginas de duas colunas de composicao a 18 ciceros, im-
pressa n a tipografia d'A Opiniao (2), a r u a de San ta Rita 
n° 5 . 

Num artigo de quase duas paginas, Virgilio Brlgido t ra-
gou o programa estabelecido. "Resume-se — frisou — em 
publicar o resultado de nossas vigilias — ciencia e l i teratu-
ra", ad iantando: "Nada temos que ver com o individuo, dis-
cutimos ideias". 

Longos comentarios foram assinados, no primeiro e nos 
seguintes numeros, pelos demais redatores: Figueiredo Ca-
margo, Elpidio de Mesquita, Carvalho de Mendonca e Anto
nio Rubim, alem dos colaboradores. A pa r de assuntos ju-
ridicos, divulgaram-se algumas poesias. 

A primeira pagina do n ° 3 prestou homenagem p6stu-
m a ao es tudante Gabriel Cercalis da Camara Gondim. 

Circularam quatro numeros (3) , o ul t imo deles datado 
de 15 de julho (Bib. Pub. Est . ) . 

O FUTURO REVELADO — Livro de Sortes Variadas 
(1) — Apareceu em junho 1880, no formato de 17x11, com 
114 paginas de papel acet inado. Sumario constituido de 
"assuntos do dia, seguidos de jogos de prendas e de espirito, 
assim como de u m a colegao de poesias; proprio pa ra as fes-

(1) Nao no dia 7, como esta nos "Anais". 
(2) Tambem nao foi impresso o magazine na tipografia d'A Uniao, como 

indicou o autor da obra citada. 
(3) Outro lapso de Alfredo de Carvalho foi ter dado o n° 3, de 1 de 

Julho, como tendo sido o ultimo publicado. 
(1) Eram comuns, desde principios do S6culo XIX, os jogos de pren

das, baralhos de sortes e outros sistemas de atragoes juninas, at6 chegar 
aos livros ou revistas especializados, com carater de 6rgaos da imprensa 
prdpriamente ditos, tendo sido O Futuro Revelado o primeiro no genero. 
Alfredo de Carvalho nao lhes deu importancia, deixando de regista-loa 
nos seus "Anais". 
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tejadas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro" . 
Trabalho grafico da Livraria Industr ial , a r u a Barao da Vi-
toria (a tual r u a Nova) n ° 7, tendo como editor-proprietario 
J . Valfredo de Medeiros, que rubricou cada exemplar . Abriu 
a edicao o "Soneto/Prologo". Vieram, apos, 78 paginas de 
Sortes, em versos de sete silabas, constando as restantes de 
um "Recreio e Passatempo das Familias", prosa e poesia, 
quase tudo assinado por Modesto ou u m simples A., alem 
de transcrigoes (Bib. de Moacir S. Maior, Bom Jard im) . 

PERNAMBUCO A CAMoES — Polianteia dest inada a 
"comemorar o tr icentenario do grande epico portugues", 
circulou em junho (1) de 1880, obedecendo ao formato de 
30x21, com oito paginas de texto, alem da capa . Edigao da 
Libro-Papelaria de Pinto & Cia. , s i tuada a rua Larga do 
Rosario, foi confeccionada n a Tipografia Industr ial , a rua 
do Imperador n ° 14. Sob o titulo interno, os versos de Ca-
moes (canto VIII, es t . XXXV) : 

"Digno feito de ser no mundo eterno; 
Grande no tempo antigo, e no moderno!" 

A publicagao constituiu-se de producoes dos nomes mais 
expressivos das letras pernambucanas : Aprigio Guimaraes, 
Francisco Augusto Pereira da Costa, V. Chaves Junior, 
Isaias de Almeida, Antonio de Sousa Pinto, Jose Izidoro Mar
tins Junior , Jose Tavares da Cunha Melo Sobrinho, Eduardo 
de Carvalho, Alfredo Falcao e Vitoriano Palhares (versos), 
todos se reportando a personalidade e a obra de Camoes 
(Bib. Pub. Est . ) . 

A SERINGA DE PRAVAZ — Periodico Satirico, Politico 
e Joco-Serio — Surgiu a 17 de junho de 1880, formato de 
31x22, com quatro paginas de duas colunas la rgas . Aos la-
dos do cabecalho, versinhos de quatro silabas faziam a apre-
sentacao do jornal, que era vendido ao preco de dois vintens 
(40 reis) por exemplar . 

Criticou, em prosa e verso, a facao do Part ido Liberal 
denominada "leoes" e o diario A Liberdade, ja ext into . Toda 
a mater ia girou em torno do referjdo t ema . 

(1) Nao no mes de julho, como consta dos "Anais". 
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Nao passou do primeiro niimero (Bib. Pub. Est.). 

O BEIJA-FLOR — Jornal Dedicado as Senhoras — En-
trou em circulagao a 19 de junho de 1880, formato de 22x16, 
nom quat ro paginas a duas boas colunas de composigao, sen-
do impresso em papel especial, n a T ip . Academica, a rua 
Duque de Caxias n° 18. Prego do exemplar — 40 reis . 

6 rgao essencialmente literario, embora prometesse ocu-
par-se de tudo, deu a publico o n ° 2 no dia 10 de julho, nao 
mais aparecendo. Prometera, em artigo de apresentagao, 
proporcionar boa leitura, indo "procurar os escritos mais 
belos" pa ra "encan ta r " as lei toras. 

Nas duas edicoes divulgadas, O Beija-Flor inseriu co-
mentar ios locais e cronicas int i tuladas "O Riso", "As flores", 
"Os romances", "A mulher" , etc., esta u l t ima a cont inuar 
n u m terceiro numero . Nenhuma materia , todavia, nem mes-
mo o unico poeminha, teve ass ina tura . Redagao, igualmen-
te, desconhecida (Bib. Pub. Est.). 

O VIGILANTE — Jornal Critico e Literario — O apare-
cimento da edicao de estreia foi noticiado pelo Diario de 
Pernambuco de 7 de julho de 1880. 

So existe comprovante do n ° 2, que circulou no dia 15 
(1), com quatro paginas de pequeno formato, impresso na 
Tipografia Central , a rua do Imperador n s . 73/75 . O artigo 
redacional focalizou a necessidade de u m a reforma eleitoral. 
Seguiu-se a colaboragao de Anafronico, Gil de Teives, Zani 
Crane, autor da "Cronica", e Luciano Carbon, o dos "Fatos 
e Boatos" (Bib. N a c ) . 

O CRENTE — Politica, Ciencias e Letras — Impresso 
n a Tip . Industr ial , a rua do Imperador n ° 14, iniciou sua 
atuacao na imprensa a 10 de julho (1 A) de 1880, formato de 
31x22, com quatro paginas de duas colunas de composigao 
a 16 ciceros. Sob o titulo, a direita, lia-se: "Nos governos li-
vres, o povo todo e chamado a realizar por si proprio a vida 

(1) Nao no dia 10, como registou Alfredo de Carvalho, segundo o qual 
o n° 1 saira no dia 3. 

( 1 A ) Nao no mes de j unho , conforme consta dos "Anais" , de Alfredo 
de Carvalho. Outro erro do historiador foi ter registado o "n° 5", que nao 
houve, dando- lhe a data do n° 2. 
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politica"; a esquerda: "fi da na tureza das grandes insti tui-
goes custarem lagrimas e sangue" . 

Constava do editorial de apresentagao: "Somos crentes, 
mas a nossa crenga nao tem por objetivo a par te dogmatica 
de qualquer seita religiosa, nem tampouco certas instituicoes 
do p a s s a d o . . . " . 

"Cremos na lei do progresso e com esta crenga por Ciri-
neu havemos de t raba lhar pela liberdade, pela instrugao do 
povo, pela regeneragao da h u m a n i d a d e " . 

Ao concluir, declarou que sua divisa seria: "Libertas 
quae sera t amen!" 

Artigos redacionais, outro assinado por Lapin e "Cro-
nica" de Silfo const i tuiram toda a mater ia da edigao de es-
t re ia . 

Circulou o n° 2, que foi ultimo, no dia 31 de julho, con-
tendo dois longos editorials, em tipo corpo 7, batido, em que 
reclamava: num, a opgao — "pelo rei ou pelo povo"; no ou
tro, "a mudanga da forma de governo", pacificamente ou 
atraves da revolugao, e Lapin escrevia: "A moralidade de u m 
povo e a sua maior apoteose". A mater ia final — "Notas de 
u m a car te i ra" — teve a ass inatura de Alidas (Bib. Pub. Est . ) . 

O DESESPERO — Periodico Critico e Impart ial — Im-
presso n a T ip . Filantrdpica, de Joao Balbino Ramos da Sil-
veira, s i tuada a rua da Viragao n ° 39, saiu a lume no dia 18 
de julho de 1880, formato de 23x16, com quatro paginas de 
duas colunas . Publicagao dominical, assinava-se a 200 reis 
por seis numeros, custando o exemplar 40 reis . 

Aparecia em cena, segundo o artigo de apresentagao, 
como "a voz do povo indignado", aduzindo que " a indigna-
gao provoca o desespero". 

Sfibre a farsa eleitoral pouco antes verificada, n a qual 
conservadores e liberals haviam praticado "a mais deplora-
vel imoralidade", acentuou: "A politica d'O Desesnero e 
proclamar a verdade social, mostrar e provar a corrugao dos 
deputados, dos influentes governativos". Profligaria "os 
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erros, os crimes, os magistrados venais, as autoridades pro-
tetoras dos crimes e imoralidades". 

Prosseguiu O Desespero, cada domingo, inserindo arti-
gos, como os intitulados: "O povo e sempre a vitima dos ti-
ranos sociais"; "Lamentos do povo"; "Nao ha mais salva-
gao"; "O que esperamos mais?", "Os nossos sofrimentos'; 
"A causa da miseria"; "Como se esbanja o dinheiro do povo"; 
"Os partidos mentem"; "O povo e sempre a vitima" e outros 
que tais . 

Adotou a politica republicana, apoiando, por outro lado, 
a atuagao de Joaquim Nabuco em favor do abolicionismo. 
Deu cobertura a acontecimentos da vida local, sempre no sen-
tido de defender o povo das "bandalheiras" que contra ele, 
e em seu nome, se consumavam. Inseria raras colaboragoes, 
sendo mais frequentes os "a pedido", em que se punham cal-
vas a mostra, inclusive atraves de versos sem assinatura ou 
assinados com pseudonimos. 

Tendo vivido mais longamente do que o comum dos pe-
quenos jornais da epoca, O Desespero atingiu o n° 23, que 
circulou a 19 de dezembro, declarando, no artigo "Despedi-
da", que voltaria, em 1881, se fosse possivel "veneer as difi-
culdades". Ficou nisso (Bib. Pub. Est.) . 

O OACHORRO — Periodico da Cachorrada — O n° 1 
circulou a 5 de agosto de 1880, formato de 22x16, com quatro 
paginas de duas colunas. Vendia-se a 40 reis o exemplar. 

Ao que salientou no artigo-programa, vinha "ladrar, no 
templo de Guttenberg, como um cao a lua majestade", mas 
nao se furtava a "arrancar um pedago da perna de um balofo 
aristocrata". Em resumo, seu programa mesmo era mor-
d e r . . . 

Constituiu-se, a edigao, de notas leves e alguns versos, 
em linguagem satirico-humoristica, de critica a cachorrada 
dos liberals, que se dividiam, igualmente, em leoes. Na qua
dra abaixo, ult ima das doze assinadas por O Marat-Mirim, 
sintetizava-se o pensamento da redagao: 

"Ze Povinho, te convence 
Que assim nao podes ser nada; 
Fixa em teu pensamento 
Que entre nos so ha cachorrada". 
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Nao prosseguiu o desabusado jornalzinho, ficando n p 
primeiro numero (Bib. Pub. Est . ) . 

O LEAO — Periodico da epoca — apareceu a 12 de agos-
to de 1880, formato de 22x16, com quatro paginas de duas 
colunas . Preco do exemplar — 40 reis . 

"Depois d'O Cachorro, era necessario que aparecesse n a 
a rena O Leao". Assim comegava a nota de aber tura , pa ra di-
zer, em seguida, que vinha "perseguir a cafila, e perseguir 
sem a menor piedade. A oachorrada h a de ter f im". E con-
cluiu: "O Leao esta em campo. Salve-se quern puder" . 

Redigido metade em verso, metade em prosa, o jorna-
leco criticou a torto e a direito, empregando a l inguagem 
do ridiculo. Achava o desconhecido redator, n u m mote bem 
glosado, que 

"Ent re nos os dois partidos 
Sao e terna banda lhe i ra" . 

Nao passou da primeira edigao (Bib. Pub. Est . ) . 

A CACHORRA — Dizendo-se "ba ra t a e gostosa", circu-
lou o primeiro numero a 19 (1) de agosto de 1880, formato 
de 21x16, com quat ro paginas, cus tando 40 reis o exemplar . 
Abaixo do ti tulo, tendo ao centro a vinheta do animal que 
lhe deu o titulo, liam-se as quadras a seguir: 

"Estou danada , "Sou cachorr inha 
Nao e historia; Muito dengosa, 
Toda a questao Mas quando mordo 
£ a senator ia" . Sou venenosa". 

Sua mater ia constou de comentarios, notas e versinhos, 
em tudo ridicularizando a cisao existente no Part ido Libe
ral de Pernambuco, que se dividira em leoes e cachorros. 

No mesmo sentido publicaram-se mais dois numeros, 
sendo o ult imo datado do dia 26. Declarava-se impressa n a 
T ip . d'A Cachorra (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao no dia 18, como consta dos "Anais". 



96 LUIZ DO NASCIMENTO 

O TRACO DE UNIAO — Jornal de Ins t rucao — Surgiu 
no dia 20 de agosto de 1880, com quatro paginas, formato 
medio de tres colunas la rgas . Impresso n a Tipografia Cen
tral , vendia-se a 200 reis o exemplar . 

Redigido pelo professor Oscar Destibeaux, constou sua 
mater ia de licoes de frances, com a respectiva tradugao, o 
que ocupou quase tres paginas; outras de primeiras letras 
de portugues e taboada, tudo seguido de explicacoes sobre 
o Metodo Ephraim, criado por ele. 

Pretendendo prosseguir a publicagao, dar ia "por cada 
2$000 de anuncios um numero gra t i s" . Ent re tan to , nao pas-
sou da primeira edigao (Bib. Pub. Est.). 

1 8 8 1 

O CARNAVAL — Edigao de quatro paginas, em duas 
colunas, circulou a 27 de fevereiro de 1881, com toda a ma
teria em versos, distribuida sob os titulos "O que h a no Re
cife", "Leoes e cachorros", "Coisas de Olinda", "A boa via-
gem", "Verdades miudas" e anuncio da Tip . Industr ial , r u a 
do Imperador n° 14, onde foi impressa. Pretendia sair u m a 
vez por ano, mas nao voltou jamais (Bib. Pub. Est . ) . 

O ESCALPELLO — Estudos Criticos de Politica, Letras 
e Costumes — O n° 1 apresentou-se datado de 1881 (sem 
mencionar o mes) , com 16 paginas, afora a capa, formato 
de 16x10 e u m a so coluna de composigao, n a largura de 16 
ciceros. Diregao de Clovis Bevilaqua e Mart ins Junior e im-
pressao da Tipografia Industr ial , a rua do Imperador n° 14. 

Justificando a iniciativa, declarava o editorial de apre-
sentagao: "A. Karr escreveu as "Guepes"; Ramalho e Eca 
escreveram as "Farpas" ; outros, a "Cronica do Imper io" . 
Escrevemos nos, agora, com o mesmo intui to talvez, nao com 
os mesmos principios, O Escalpello, que tern u m nome ino-
fensivo, nobre e sobretudo significativo". 

Teceu mais consideragoes o articulista, explicando a 
significagao da l inguagem do n(Qvo orgao, pa ra acentuar : 
"Nos, os redatores d'O Escalpello, temos um gravissimo de-
feito que nao nos h a de ser relevado pela nossa sociedade em 
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regra geral hipocrita, mexeriqueira, cheia de convengoes, de 
ticos, de miserias: e o nosso modo de dizer franco, quase 
brutal , quando escrevemos para o publico". 

Seguiram-se, sem titulo nem assinatura, comentarios 
diferentes. Lia-se n u m deles: "A nossa Assembleia Provin
cial merece uma meia duzia de palavras boas, fortes, incisi-
vas, dessas que chamam o sangue as faces". 

Encerrou a edigao urn artigo de apologia a eleigao dire-
ta , que fez acabar "os corrilheiros politicos que andavam 
errantes de bando em bando entre os partidos, pondo o voto 
a leilao, vendendo a consciencia por um prato de lent i lhas" 
(Bib. N a c ) . 

Nao ficou comprovante do n° 2. Abriu o n ° 3, igual-
mente datado de 1881, u m a nota assinada pelos dois reda-
tores, que der ramavam "uma lagrima de discipulos" diante 
"da veneranda cova de Maximiliano Paulo Littre", falecido 
a 2 de j unho . A edigao incluiu artigo de Joao Batista Re-
gueira Costa, int i tulado "O decenio de Castro Alves", e co-
mentar io sobre livros, alem das "farpeadas" do programa. 
Com numeragao seguida, completaram-se, com a terceira e 
u l t ima edigao, 48 paginas (1) (Bib. Pub. Est .) . 

A REPtTBLICA — Orgao do Clube Republicano Acade-
mico — Impresso na Tip . Universal, a rua do Imperador n° 
50, formato de 30x22, com oito paginas, circulou o primeiro 
numero a 20 de maio de 1881. Comissao Redatora: Jose Car
los Junior, Pereira Simoes e Tomaz Gomes. A este ultimo 
coube assinar o artigo-programa, dizendo que a razao do 
aparecimento da folha era a necessidade duma nova forma 
de governo e, principalmente, "defender as ideias de u m a 
porgao de mogos academicos que se congregaram para for-
mar um clube democratico, o Republicano". 

Alem das produgoes do pessoal da redagao, escreveram 
no primeiro numero: F . de Sales, Jose Izidoro Martins Ju
nior, Coelho de Assis e Elpidio de Mesquita. 

(1) Numa nota de pe de pagina, na Revista Contemporanea, edigSo 
de 30 de abril de 1895, escreveria Martins Junior: "Em meados de 1881, 
C16vis Bevilaqua e eu publicamos em tres folhetos, de 32 paginas cada 
um, diversos ensaios criticos sobre politica, letras e costumes, fisses fo-
lhetos tiveram ou tinham a denominacao de Escalpello. . ." 

S6 se enganou o mestre no tocante a quantidade de paginas. 
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Nao voltou a publicar-se senao em 1882, com o n° 1, ano 
II, datado de 15 de maio, obedecendo ao mesmo programa 
e identico formato, sendo impresso na Tip. Central, a rua 
do Imperador n° 73. Redatores: Martins Junior, Clovis Be-
vilaqua e os tres primitivos. 

Sairam quatro numeros, mensalmente, o ultimo dos 
quais a 11 de agosto, quando do corpo redacional anterior so 
restava Clovis Bevilaqua, sendo os demais substituidos por 
Goncalves Chagas, A. Pedro de Melo, Joao Bandeira e Ciri-
diao Durval. Alem do que escreveram eles, outros trabalhos 
foram assinados por Faelante da Camara (versos), Coelho 
dos Reis, Cesar R. Monteiro, Germano Hasslocher e Manuel 
Adeodato de S. Junior, ora sobre literatura, ora fazendo a 
propaganda republicana. 

Novamente suspensa, A Repiiblica voltou a 21 de julho 
de 1883 — n° 1, ano III — escrevendo Pereira Simoes, em 
primeiro piano, que a folha vinha "ocupar um lugar no 
meio do jornalismo academico, pugnando pelas ideias de-
mocraticas". Seguiram-se extensos artigos dos outros reda
tores, que foram Higino Cunha, Cesar do Rego Monteiro, 
Faelante da Camara e Tomaz Gomes, alem de M. Coelho 
dos Reis, todos focalizando a necessidade da republicanizacao 
do Brasil. 

Nao passou dai a acidentada existencia da folha acad§-
mica (Bib. Pub. Est.). 

A CRUZ (No cabegalho figurava, apenas, como titulo, 
o simbolo -}-, vinheta de poucos centimetros de altura) . 
Iniciou sua circulacao no dia 6 de julho de 1881, formato 
de 32x22, com duas colunas de 18 ciceros s quatro paginas, 
sendo impresso na Tipografia Universal, a rua do Imperador 
n° 50. A um lado, dizia: "Folha avulsa — Trimestre: 2$000 
— Avulso: $160". No outro lado os versos: 

"A cruz nao tern adoracao 
Nem tao pouco santificacao; 
Mas ela e o emblema 
Da nossa Regeneracao". 

E mais: 

"Cessa tudo quanto a Musa canta, 
Porque outro poder maior se levanta". 
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Trazia, abaixo, urn trecho biblico de Sao Mateus e, igual-
mente em toda a la rgura da pagina, o expediente: "O fim 
deste jornal e a explicagao do Evangelho de Jesus Cristo era 
todas as suas partes, por meio do Espiritismo; publicar-se-a 
u m a vez por semana, nas quartas-feiras, se acharmos quern 
nos queira ajudar, nao somente com suas assinaturas, mas 
t ambem com algumas dadivas em moedas para um fim tao 
justo, no que farao u m grande beneficio a si e a seus irmaos, 
nao so pelo conhecimento das verdades que dai podem resul-
tar, como para salvacao de suas almas; visto nao termos a 
certeza de sua aceitagao nem do numero de ass inantes" . 

Toda a edicao foi ocupada pela "Introdugao", mais um 
aviso e u m a transcrigao. 

Circulando com toda regularidade, redigido por Joaquim 
Jose Alves de Albuquerque, A Cruz so divulgava mesmo ar-
tigos doutrinarios de fundo espiritualista, geralmente pro-
lixos, a ponto de, as vezes, um deles ocupar as quatro pagi-
n a s . E assim proseguiu ate o n° XXXII , de 25 de fevereiro 
de 1882 (1) (Bib. Pub. Est .) . 

A LYRA — Polianteia em homenagem "a eximia artis-
t a " Giuseppina de Senespleda Battaglia, circulou a 12 de ju-
lho de 1881, dia da recita da afamada prima-dona, no Tea-
tro San ta Isabel. Em elegante formato e de 44x31, com qua
tro paginas circuladas de vinhetas, ocupou a primeira ex-
pressivo ret ra to da cantora, em li togravura de Antonio Vera 
Cruz, vendo-se acima do titulo u m a vinheta da Deusa da 
Musica. 

Na segunda pagina liam-se cronicas assinadas por F . 
C. (Faelante da Camara ) , Tobias Barreto de Meneses, A. 
A., Joao Ramos e Elpidio de Mesquita, ao passo que a ter-
ceira exibiu poesias e sonetos, firmados por Mart ins Junior, 
Antonio Rubim, Adalberto Guimaraes, L. Virgolino, Eduar-
do de Carvalho, A., Belisario Pernambuco e Sa Lima, tudo em 
saudagao a Giuseppina. 

(1) Duplo engano cometeu Alfredo de Carvalho, nos "Anais", ao re-
gistar como ultimo numero, embora seguido de interrogagao, o XXXIV, 
datado de 11.2.1882. Esta data corresponde ao n° XXX i ultimo da cole-
cao encadernada. Na secao de avulsos da mesma Biblioteca Publica do 
Estado, encontra-se o n° XXXII. 
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Da quar ta pagina constou, apenas, em tipos fortes, o 
programa do festival. Foi u m a publicacao da oficina grafi-
ca do Jornal do Recife (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

BOLETIM BIBLIOGRAFICO — Circulou pela primeira 
vez em julho de 1881, editado pela Livraria Francesa, de Joao 
Valfredo de Medeiros, sucessor da firma Lailhacar & Cia. , 
s i tuada na rua Primeiro de Marco. A edicao constou de 
u m a relagao dos livros a venda naquele estabelecimento 
(Cf. Diario de Pernambuco do dia 26) . 

Pretendia publicar-se cada mes, com regularidade, dan-
do ciencia das novidades em livros. Assim, porem, nao h a 
noticia de que t enha sido feito. So a 6 de junho de 1883 foi 
possivel encontrar out ra nota ligeira, no mesmo Diario, se-
gundo a qual a afamada Livraria publicara, em con junto, 
os n s . 1, 2 e 3, correspondentes ao tr imestre de Janeiro a 
marco do ano em causa (1) . 

PALMAS E LOUROS — Polianteia de 16 paginas, todas 
circuladas, formato de 31x22, foi impressa na Tip . Mercan-
til, a rua das Trincheiras n° 50. Da capa, i lustrada com u m a 
coroa de flores, constava: "A inspirada cantora Ida Giova-
n a — Homenagem de seus admiradores" e, apos a da ta do 
beneficio, 27 de julho (1 A) de 1881, a mesma em que se pu-
blicava a revista, os versos: 

"Coroada pela gloria, 
Entre palmas e louros, 
Eterna e a t ua memoria 
Aos presentes e vindouros". 

A primeira pagina do texto trazia apenas uma dedica-
toria, em versos, assinada por E . de C. Passando para o edi
torial, dizia este: " . . . a prima-dona Ida e a mais perfeita 
cantora de quantas se tern feito ouvir em nosso tea t ro" . 
Nas demais paginas, saudacoes, em prosa e verso, eram as-
sinadas por Alfredo Falcao, Pedro Jaques, R. de M. , Belar-
mino Carneiro, J . de L. Freire, P i tanga Filho, Homem de 
Siqueira, Mariano Augusto, J . Matos Junior, Tomaz Gomes, 
T h . de Luna, P . Frota e outros . Uma pagina inteira, por 

(1) O registo dos "Anais" deteve-se na edigao de 1881. 
(1 A) Nao no mes de junho, como registou Alfredo de Carvalho. 
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fim, deu a relacao dos presentes oferecidos a cantora nor 32 
senhoras da melhor sociedade do Recife (Bib. Pub. Est . ) . 

A SCIENCIA — Periodico Cientifico e Literario — Cir-
culou no dia 1 de setembro de 1881, com quatro paginas de 
duas colunas a 16 ciceros, ao preco de $500 por exemplar . 

Visava, consoante o artigo de apresentacao, a "derra-
mar e espargir luz e mais luz sobre os cerebros ainda pouco 
desenvolvidos", "est imular a mocidade e acostumar seus pe-
queninos redatores a escrever e questionar cientificamente 
pela imprensa" . 

Dois artigos transcri tos, um folhetim e o "Mosaico", de 
pensamentos de homens celebres, completaram a edigao, 
que foi primeira e unica, embora pretendesse publicar-se 
duas vezes por mes . Impressao nitida. em bora panel, da Tip. 
Central, a r u a do Imperador n ° 73 (Bib. Pub. Est.). 

O ETNA — Hebdomadario I lustrado e Satirico — Cir-
culou o primeiro numero a 8 de outubro de 1881, formato 
de 32x22, com oito paginas, sendo quatro de mater ia tipo-
grafica, circuladas, e quatro de desenhos litograficos. Assi-
nava-se a 1$000 por mes, vendia-se o exemplar a $300, t inha 
redacao a Praca de Sao Pedro n° 54 A, e imprimia-se na Tip . 
d'O Etna. Coroo redacional atribuido a Honorio Silva, Ri-
beiro da Silva, Alfredo Falcao, Antonio Pepes de Vasconcelos 
e Ovidio Fi lho. 

A edicao de estreia ocupou a primeira pagina com um 
desenho de vulcao em erupgao, este representado por u m a 
cara enorme ostentando lente no olho direito, vendo-se em 
primeiro piano grande multidao em at i tude de fuga. O ti-
tulo era "O E tna no Recife", e a legenda: "A imprensa e ao 
publico pe rnambucano" . Da oitava pagina constava u m a 
alegoria em "homenagem a memoria do d r . Joao de Barros 
Falcao de Albuquerque Maranhao — tr ibuto d'O Etna" : 
mulher com coroa de louros; u m a pira flamejante, u m a lira, 
um livro, u m a pena e barrete frigio. As duas paginas cen
trals cont inham charges. 

Lia-se no editorial de apresentacao: " . . . aqui, em nos-
sas paginas, havera a consciencia critica — a critica que nao 
causa asco aos homens sensatos. O E tna levara as suas la
vas somente aqueles que forem dignos de escarneo, qualquer 
que seja a posicao em que se acharem colocados". 
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O sumario tipografico ficou assim dividido: "Expedien-
te" ; "Estilhacos", por Geisers; "Lavas", por Stromboli; "A 
ordem do dia", por Hekla, e "Era cima do prelo", por Vesu-
vio. Uma folha em separado cont inha anuncios . 

No segundo numero homenageou-se, n a primeira pagi-
na, o lider Jose Mariano, e n a oitava, os abolicionistas. 

Prosseguiu regularmente; mas atingido o n° 9, de 3 de 
dezembro, ficou a folha suspensa, pa ra recomegar — n° 10, 
ano II — a 11 de marco de 1882, quando apresentou ex-
celente alegoria, ocupando pagina dupla, no centro, em ho-
menagem a "memoria dos mart i res da Liberdade Pernam-
bucana — ao 6 de marco de 1817". 

Outro significativo desenho ilustrou a primeira pagina 
da edicao de 1 de abril — n ° 13, figurando u m a mulher-anio 
a coroar o poeta Francino Cismontano, em efigie ao lado, 
vendo-se ao pe u m a lira e u m a pena . Na pagina seguinte, 
vinha a noticia comentada do falecimento do "robustecido 
cultor das musas" Francisco do Brasil Pinto Bandeira e Acio-
li Vasconcelcs, que usava aquele pseudonimo. 

Alem das secoes de trocas e dos comentarios, visando 
politica e costumes, publicava: "Cartas aos leitores do Etna" , 
sem assinatura; poesias de Ribeiro da Silva e Artur Fene-
lon; mater ia ligeira assinada com pseudonimos, a saber: 
Heckla, Pico, Encelado, Plutao, Empedocles de Agrigenta, 
Necveit-Alle, Cotopaxi, Steniplo, e t c . 

As ilustragoes, ate o n ° 4 a cargo de Antonio Vera Cruz, 
passaram a sair ora assinadas por A. Roth, ora sem assina
t u r a . Confeccao litografica de Hilarino Lopes & Cia. 

Na colegao manuseada passa-se do n° 13 ao 27°, de 23 de 
julho, com re t ra to do poeta Ribeiro da Silva no frontispicio, 
mant ido o r i tmo inicial do interessante orgao, mais a cola-
boracao de Claudino dos Santos e Jose Maia. Uma no ta re-
dacional aludia a atrasos n a publicagao d'O Etna, prome-
tendo normaliza-la (Bib. Pub. Est.). 

Segundo Alfredo de Carvalho (obra c i tada) , estendeu-se 
a existencia do periodico ate o n ° 43, de 24 de dezembro de 
1882. 
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O FIM DO MUNDO — "Ano final — Recife, novembro 
— Numero ultimo". Embora omitisse o ano, circulou em 
1881, constando, ainda, do cabegalho: "De 15 ate 30 deste, 
nada sou". 

Deu ensejo a publicacao uma profecia da epoca, len-
do-se em manchete: " . . . o acontecimento e glorioso para o 
sr. Diabo, que tera numero elevado de jesuitas no inferno". 

Com quatro paginas, formato de 30x20, a duas colunas 
de 18 ciceros e vendido o exemplar a 80 reis, o estranho jor-
nal inseriu longo editorial, em que, apos comentar a profe
cia, terminou com o "programa do fim", de 15 ate 30 de no
vembro, assinado por Pedro d'Alcantara; seguiram-se os ar-
tigos "As eleicoes" e "Testamento de um politico", ambos de 
Joao Carlos, e versos de Bibiano Francisco e Leopoldo Sal
vador, todos versando sobre o fim do mundo (Bib. Pub. Est.). 

O BINOCULO — Publicacao Semanal — Apareceu a 19 
de novembro de 1881, formato de 31x22, com quatro pagi
nas a duas colunas largas de composigao, impresso na ofi-
cina grafica do Diario de Pernambuco, a rua Duque de Ca-
xias n° 42. Assinaturas: trimestre — 1$500: mes — $500; 
para fora da capital — 1S600 e $600, respectivamente. Re-
datores: Filipe Figueiroa Sobrinho, Fernandes Barros e Joa-
quim Monteiro de Seixas Borges. 

O artigo de apresentagao, ao pedir venia "para fazer o 
seu ingresso nos dominios da publicidade, da vida e da luz", 
acentuou: 

"Literatura, ciencias, artes, industria, o belo e o util, a 
verdade e o sonho, o agradavel e o justo, tudo isto tera en-
trada em suas colunas sem exclusivismo, livre e variadamen-
te" . Nao trataria "da politica dos partidos, a acanhada po-
litica"; seria imparcial e prudente. Nem somente republica-
no, nem somente liberal, nem somente conservador; estaria 
com cada um, desde que praticasse "medidas salutares, de 
interesse geral e proveitosas". 

A edigao completou-se com folhetim, poesias de Martins 
Junior e Misael de Sousa; "Noticias diversas" e "Telegra-
mas — Dizem", segao constituida de satiras, firmada por 
Periquito. 
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Seguiu-se com a devida regularidade, inserindo mate
ria variada e bem redigida. Foram publicadas, ate 24 de de-
zembro, seis edigoes, ai afastando-se Fernandes Barros do 
corpo redacional. Comegou numeragao nova a 7 de Janeiro 
de 1882 — ano I I . 

Constava a materia d'O Binoculo de uma parte litera-
ria, com a colaboracao de Leovigildo Samuel, que era, ao 
mesmo tempo, o Ely Hesse dos folhetins, em que alternava 
com O Curioso, Cazuza Magro e Essebe (como se ocultava 
Seixas Borges), e de Ovidio Filho, enquanto Filipe Figueiroa 
aparecia tambem como F . S. e Eppilef; mais "Variedades", 
"Noticias diversas" e editorials, concisos, em que era focali-
zada, algumas vezes, a situagao politica do pais e da pro-
vincia. 

Ao atingir o n° 27, 8 de julho, a redagao transferiu-se 
para o rj," 14 de hoje inexistente rua das Laranjeiras, e cres-
ceu ligeiramente o formato, paginas de tres colunas 
de composigao, sem mais alteragoes, a nao ser a substituigao 
das segoes fixas por notas soltas, que primavam pela con-
cisao, seja no noticiario, seja nas trepagoes, anedotas, rao-
tes-glosas, epigramas, trioles, passatempos, etc. , alem de 
aparecerem e desaparecerem alguns novos colaboradores. 

Assinalou-se, uma vez divulgado o n° 46, de 18 de no-
vembro, o primeiro aniversario da fundagao do periodico, 
cujo editorial salientou nao haver desmentido o programa 
que se tragara, nao transpondo "as regras do decoro e da 
civilidade". 

"Depois de um pequeno interregno", em que depos a 
"arma de combate", a fim de repousar, retornou — n° 1, ano 
III — a 8 de Janeiro de 1883, formato de 37x26, de quatro 
colunas. Dizia uma nota solta: "O Binoculo recebe anuncios 
e aceita, de bom grado, convites para soirees, jantares, casa-
mentos e outras quei jandas . . . " 

Prosseguiu, sem modificagoes substanciais, voltando ao 
cabegalho, do qual t inham desaparecido havia bastante 
tempo, os nomes dos constantes redatores Filipe Figueiroa 
Sobrinho e Seixas Borges. Nao era, contudo, satisfatorio o 
comportamento dos assinantes da folha, aos quais foi man-
dado, no n° 30, de 28 de julho, o recado abaixo: 
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"<!>! assinante, e demais! 
Paga O Binoculo . . . senao, 
Estampo o teu nome e, zas, 
fis tu quern grita: — E demais! 
Eu sou amante da paz, 
Gosto pouco de questao. 
Por isso, grito: — £ demais! 
Paga ao Binoculo; s e n a o . . . " 

Uma edicao inteirinha saiu em "Homenagem as sogras" 
(1), lendo-se nela editorial, cronicas, notas ligeiras, anedo-
tas, epigramas, sonetos, decimas e quadras, tudo dentro do 
tema em especie. Iniciou-se, entao, o folhetim "Uma sogra 
& Cia.", de Xavier de Montepin, em traducao de F . F . da 
Silva Vieira. Fechando, porem, a quarta pagina, foi inse-
rida, como compensagao a tan to ridiculo, a nota intitulada 
"Excepgoes a regra", que abaixo se transcreve: 

"O Binoculo atira urn punhado de rosas sobre as sogras, 
que, compenetradas dos seus direitos e deveres, constituem-
-se outros tantos anjos de paz no seio do lar domestico. A 
estas os nossos eternos agradecimentos". 

O n° 39, de 29 de setembro, apresentou a primeira pagi
na circulada de vinhetas, centralizando-a os seguintes dize-
res, em caracteres vistosos: "Lei do Elemento Servil — de 
28 de setembro de 1871 — Jose Maria da Silva Paranhos, 
Visconde do Rio Branco". O editorial, abrindo a segunda 
pagina, focalizou a data aniversaria da Lei do Ventre Livre. 

Findou o ano com 49 publicagoes, a ultima das quais 
datada de 7 de dezembro de 1883. 

Ate ai a colegao regular, encadernada, pertencente a Bi-
blioteca Publica do Estado. Tudo o que existe, a seguir, sao 
edicoes esparsas, encontradas a esmo, nas malas de jornais 
avulsos da mesma biblioteca. De 1884, por exemplo, so exis
te o n° 31, de 2 de agosto. 

(1) O diario A Folha do Norte comentou, em sua edicao de 23 de se
tembro de 1883: "O sr. Borges, o d'O Binoculo, concebeu a ideia aristo-
fanica de dedicar um numero especial as sogras, o de ontem. Originalis-
simo. Ha ali um verdadeiro sabbath de epigramas, em que os toucados e 
os oculos das boas matronas rodopiam nos torvelinhos da danca macabra, 
numa vertigem que faz pena, mas que tambem faz rir como uma inalacao 
de protoxido de azoto". 
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Prosseguiu nos anos seguintes. So foi possivel, no en-
tanto , encontrar comprovante do n ° 18, ano VII, de 11 de 
maio de 1887. Dizia-se, entao, "revista de variedades; no-
ticiosa, critica, l i teraria e comercial", sendo proprietario da 
empresa Olimpio de Seixas Borges, i rmao do fundador de 
igual sobrenome. A redacao mudara-se pa ra a r u a Estrei ta 
do Rosario n ° 18, 1° andar , e o prego da vendagem avulsa, 
que era de 100 reis, passou para 200 reis . Os colaboradores 
eram K. Brion, Ego, Klopstock, o das "Coisas e lousas", de 
notas humorist icas, Celino Junior , e tc . 

Em 1888, o n° 10, de 17 de margo, apresentou a primeira 
pagina circulada de tarja, em homenagem a memoria de 
Joaquim Monteiro de Seixas Borges, sobre cuja personali-
dade escreveram Mart ins Junior , Figueiroa Sobrinho, Tome 
Aroxa, Claudino dos Santos e outros jornal is tas . O n ° 18, de 
18 de maio, foi dedicado a aboligao da escravatura e aos lide-
res abolicionistas. No mes de junho retirava-se do corpo re-
dacional Leovigildo S. da Silva Costa (car ta a A Provincia, 
dia 17), por "incompatibilidade reciproca no sistema de jor-
nalisticar". O n° 43, de 10 de novembro, parabenizava, ent re 
vinhetas, n a primeira pagina, "as Exmas . S ras . D . Maria 
Coelho da Silva e D . Maria Fragoso, primeiras bacharelas 
do Brasil", formadas a 6 de novembro. 

Por a lgum tempo, entre 1888 e 1889, O Binoculo teve 
como diretor Jose Coelho da Silva, sem alterar-se a posicao 
do proprietario e redator Olimpio de Seixas Borges. 

O n ° 39, ano IX, de 23 de novembro de 1889, homena-
geou a Proclamacao da Republica, evocando os movimentos 
de 1710, 1789 e 1817 e enaltecendo Sa ldanha Marinho, Quin-
tino Bocaiuva, Mart ins Junior, Maciel Pinheiro, Aristides 
Lobo, Deodoro da Fonseca e outros nomes de projegao nas 
lutas pela implantagao do regime republicano. 

Atingido 1890, o Diario de Pernambuco, de 9 de feverei-
ro, acusando o recebimento do n° 7, ano X, d'O Binoculo, 
revelou que este se achava, entao, sob a diregao de Artunio 
Vieira, tendo como auxiliares Spencer Neto, Joao Alfarra, 
Seixas Borges e Celino Junior , estava "muito melhorado", 
tornando-se mais "digno de aprego". 

A edigao de 2 de agosto, n° 30, exibiu o slogan "Veritas, 
Libertas et Lux". Transferira-se a redagao para a rua Barao 
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da Vitoria (atual rua Nova) n° 39, 1° andar . Um Aviso de-
clarava que a diregao d'O Binoculo nao seria mais benevola 
para com os assinantes relapsos, advertindo: "Quern nao pa-
gar vera seu nome publicado, e o regulamento sera cumpri-
do" . Como exemplo, via-se, bem no centro da ul t ima pagina, 
em tipo corpo 16, um convite ao Comandante Timbauba 
R. . . C. . . , para que fosse pagar 25$000 que devia a diregao 
do jornal, correspondente a "um anuncio que botou por cinco 
meses e u m a assinatura no mesmo prazo". O n° 45, de 29 
de novembro, apareceu com roupagem diferente; e que dei-
xara de ser impresso n a Tipografia Comercial, porque o pro-
prietario queria censurar a materia, a fim de que nao saisse 
"qualquer publicagao que a si e aos seus amigos nao lhes 
conviesse". Aproveitara a ocasiao para reduzir o formato 
devido as despesas nao compensadas pela falta de pagamen-
to de numerosos assinantes. Entretanto, apresentava me-
lhor aspecto, mais nit ida impressao. Tinha a colaboragao 
dos poetas Ernesto de Paula Santos e Artur de Far ia . Como 
sempre, uma pagina de anuncios, a qua r t a . 

A 27 de Janeiro de 1891 — n° 1, ano XI — Seixas Bor-
ges divulgou a declaracao de que, precisando de ausentar-se, 
cont ra tara os servigos de Pedro Pessoa para a direcao do 
jornal, sem interrompe-lo. No entanto, interrompeu-se na 
mesma ocasiao, pois O Binoculo so voltou a circular a 4 de 
abril, com a presenga do antigo redator-proprietario. 

I 
(Encontra-se, a seguir, u m volume de edigoes consecu-

tivas, pertencente ao acervo do Arquivo Publico Es tadua l ) . 

Em nota assinada, n a edigao de 14 de setembro de 1891 
— n ° 22, ano XI, Seixas Borges declarou haver fundido O 
Fantoche, tambem de sua propriedade, e de cur ta existen-
cia, a O Binoculo, herdando-lhe, este ultimo, a par te ilustra-
d a — la . e 4a. paginas, constituidas de charges a craion, lito-
graficas, a cargo de Xico. E assim prosseguiu a publicagao. 
Assinava-se, para a capital, a 1$500 por trimestre, e, para 
fora, a 3$200 por semestre, custando cada exemplar $200. 

As duas paginas tipograficas man t inham a colaboragao, 
atraves de pseudonimos, em prosa e verso, de Bocacio, Piper-
lin, Cock, Caturra, Crochk,~ Gavroche, Matraca, K. Turra, 
Gravete, Fulano de Tal, Tito, Chico, Bandarra, Ossiam, Gil 
Vaz, Pacifico, Z. Bedeu, etc., sempre se revezando e substi-
tu indo . A par de notas redacionais sobre assuntos gerais, 
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era comum a satira e a critica politica. Enquanto isto, a 
parte ilustrada enchia de ridiculo os donos da situagao poli
tica, a frente Jose Maria de Albuquerque Melo, mas tam-
bem retratava, de vez em quando, personalidades do mundo 
social ou artistico. 

A publicagao findou o ano regularmente, comegando no
va Jornada a 9 de Janeiro de 1892 — n° 1, ano XII — para 
atingir o n° 11 no dia 30 de margo, ai terminando a colegao 
encadernada do Arouivo Publico, n° e data d'O Binoculo que 
correspondem, tambem, aos de uma colegao por acaso exis-
tente na biblioteca do Instituto Arqueologico, Historico e 
Geografico Pernambucano. 

Volta-se ao regime de exemplares esparsos, sempre raros 
(de novo na Biblioteca Publica do Estado), o que coincide 
com um periodo de suspensao da folha, so reaparecida — 
n° 1, ano XIII, 2a. fase — a 12 de Janeiro de 1895. Comegou 
por declarar que nao havia circulado em dezembro do ano 
anterior, devido a necessidade de reformas a ajustar, inclu
sive no pessoal da redagao, mantida a propriedade de Sei-
xas Borges. Anunciava "novos horizontes", passando a cir
cular as segundas-feiras. E apresentou artigos assinados 
por Manuel Arao, Artur Bahia, Olimpio Galvao, Ernesto de 
Paula Santos e Araujo Costa; segoes de curiosidades e hu-
morismo, a cargo de Crispim, o azucrim, Pangloss, Braz, o 
audaz, e Job. Seguiu identico ritmo o n° 3, de 28 de Janeiro. 

Ocorreu, depois, quando? novo hiato na publicagao d'O 
Binoculo. Eis em circulagao outro n° 1 no dia 12 de margo 
de 1898, tendo voltado ao formato maior, sem ilustragoes li-
tograficas, abrindo a edigao o editorial "Surrexit". Reapa-
receu, dizia, anos "enorme sono", obedecendo ao antigo le-
ma, "armado das mais puras e vastas intengoes, sem parti-
-pris, fazendo a boa justiga", contando na redagao com as 
"principals penas da capital e de seus suburbios". Esperava, 
pois, levar "a cruz ao infinito". Apresentou copiosa materia, 
realmente de interesse para o leitor, do tipo joco-serio, e boa 
publicidade comercial. 

Atingiu, finalmente, o ano XIX, cujo n° 3 circulou no 
dia 28 de Janeiro de 1899, constando do cabegalho: "Revista 
(mas era jornal mesmo) semanal de variedades — Noticia, 
Literatura, Arte, Comercio, Industria, Troga e Critica. Pro
priedade de uma Associagao. Neutralidade em politica. Im-
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parcialidade na critica. Ano — 10$000; mes — 1$000". Joao 
Adriano Dutra era o encarregado de "cobrancas e demais 
servicos externos". A redagao achava-se instalada na rua 
da Conceigao n° 27. Em bom formato de 46x33, a edigao em 
referenda mostrou-se abundante e variada de materia re-
dacional e de colaboragao, sem faltar a classica pagina de 
anuncios (Bib. Pub. Est.) . 

Alem do ultimo exemplar manuseado, continuou a cir
cular O Binoculo, pelo menos ate o n° 18, ano XIX, registado 
pelo noticiario da edigao de 31 de maio de 1899 do Jornal do 
Recife (1) . 

1 8 8 2 

ALMANAK LITTERARIO PERNAMBUCANO — Para 
1882 — Circulou com 128 paginas, formato de 14x10, impres-
so na Tipografia Central, a rua do Imperador n° 73. 

No artigo de apresentagao — "Ao leitor" — dizia tra-
tar-se de "modesto tentame de alguns mogos dados as le-
tras", sem outra recomendagao ao publico "mais do que a 
sua utilidade, e sem outro garante alem do merecimento 
que se nota nos variados artigos constantes de suas poucas, 
mas agradaveis, paginas". 

Inseriu, alem do classico calendario, uma serie de infor-
magoes uteis, ainda nao exploradas, no setor das comunica-
goes ferreas, mari t imas e telegraficas, dedicando mais de 
metade do volume as segoes literaria e charadistica. 

Prosseguiu a publicagao, regularmente, cada ano, ate o 
n° 5, correspondente a 1886, quando foi impresso na Tipo
grafia Apolo, com 160 paginas, e apareceu na capa o nome 
do diretor: Gaspar Regueira Costa. 

Dispunha o Almanak, a par de transcrigoes, de signifi-
cativo corpo de colaboradores, a saber: Francisca Isidora, 
Ciridiao Durval, Landelino Camara, Barbosa Viana, com o 
pseudonimo Zero, LeovigilcTO-^amuel, Faelante da Camara, 
Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, Ribeiro da Silva, Joao Duar-

(1) Nas oito linhas dedicadas a O Binoculo, Alfredo de Carvalho, pes-
quisando mal, concluiu que a publicagao se prolongara, apenas, "ate 1898". 
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te Filho, Joao Barbalho, Julio Pires Ferreira, Artur Belo, 
Domicio Rangel, Gongalves Crespo, Rangel Sobrinho, Mar
tins Junior, Sebastiao de Vasconcelos Galvao, Mariano Au-
gusto, Pedro Jaques, Cunha Melo Sobrinho, Gaspar Dru-
mond Filho, Fernandes Belo, Antonio Inacio de Torres Ban-
deira, J . Ribeiro Gongalves, Americo Yetim (pseudonimo de 
Teotonio Freire), Guilherme Azevedo, J . Penido de Lima 
Barros, e tc . 

Decorridos oito anos de suspensao, reapareceu o Alma-
nak Literario Pernambucano — n° 6 — em 1894, sob a mes-
ma diregao, editado pela Livraria Boulitreau. Contendo 260 
paginas, as 86 finals eram so de anuncios, alem de numero-
sos outros em meio a materia redacional. 

A part i r do ano seguinte, estampava retratos de homens 
notaveis, melhorando, por outro lado, a par te informativa, 
no tocante ao comercio e a industr ia . Continuou a publica-
gao ate 1897, nao saindo em 1898. A edigao de 1899 foi im-
pressa n a Livraria/Tipografia de Tondela, Cockles & Cia. 
Variada quantidade de paginas . 

Manteve, nessa segunda fase, a boa l inha de producoes 
literarias em prosa e verso, de nomes em evidencia nas letras, 
a saber: Teotonio Freire, Franga Pereira, Miguel Barros, 
Paulo de Arruda, Carlos Porto Carreiro, Manuel Arao, Er
nesto de Paula Santos, Demostenes de Olinda, Domingos Ma-
garinos de Sousa Leao, Celso Vieira, Gervasio Fioravanti, 
Manuel Cirilo, Pedro d'Able, Gregorio Junior (pseudonimo 
de Joao Gregorio Gongalves), Artur Bahia, Jose Juliao Re-
gueira, Artur Orlando, Joao Barreto de Meneses, Jose de 
Vasconcelos, Eurico Vitruvio, padre Cristovao de Holanda 
Cavalcanti, Alfredo de Castro, Artur Meira, Clovis Bevila-
qua, Carlos Xavier Pais Barreto, Euniciano Ribeiro, Eugenio 
e Edwiges de Sa Pereira, Caitano de Andrade, Joao de Deus 
do Rego, Joao Eustaquio Pereira (Faneca) e outros (Bib. 
Pub. Est.). 

O Almanak sofreu nova paralisagao. Dez anos transcor-
reram e o interessante livro de utilidades retornou com a 
edigao de 1909. Abriu a edigao a biografia de Martins Junior, 
por Artur Muniz, i lustrada com retrato, ocupando 30 pagi
n a s . Seguiu-se o Almanaque propriamente dito, ate a pa-
gina CCXLIV. A parte literaria foram dedicadas 187 pagi
n a s . Nove outras, sem numeragao, eram de anuncios, fora 
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as quatro primeiras, na abertura, e as da capa. Do resumo 
constaram, entre outras produgoes em prosa: excertos de 
Joaquim Nabuco; biografia do prefeito Arquimedes de Oli-
veira, artigos de Sebastiao Galvao, Oscar Brandao, Jaime 
Regueira Costa, Osvaldo Machado, Carlos Dias Fernandes, 
Gaspar Uchoa, Silva Lobato, Franklin Seve, Faria Neves So-
brinho, Adelmar Tavares, etc., e poesias de Mateus de Albu
querque, Mucio Teixeira, Raul Monteiro, Julio Porto Car-
reiro, Artur Bahia e outros. 

Seguiu-se a edigao de 1910 — n° 12 — obedecendo ao 
mesmo ritmo, incluindo alguns novos colaboradores (Bib. 
do Inst. Arq.). 

Sem que reste o respectivo comprovante, Gaspar Re
gueira Costa, em consorcio com a empresa do Almanack He-
nault, do Rio de Janeiro, fez imprimir, em Paris, o n° 13 do 
Almanack Litterario Pernambucano, que saiu "em fino pa-
pel couche, encadernado em cartolina", com todos os aniin-
cios em tricromia. Apresentava, conforme noticiou o Jornal 
Pequeno, de 11 de dezembro de 1912, "variada parte litera-
ria, tabelas de estrada de ferro, calendario para 1913, cres-
cida segao de gravuras, destacando-se retratos de vultos im-
portantes da politica nacional e edificios notaveis do pais; 
as principals vistas de Pernambuco e suas principals figuras 
politicas, literarias e industrials". 

Tendo custado a chegar a remessa de exemplares pro-
veniente da Franca, a publicagao so foi distribuida, no Re
cife, em abril de 1913. Vendeu-se a 2$500 cada volume. 

O SECULO — "Com este titulo apareceu ult imamente 
o primeiro numero de um periodico que se faz bimensal e 
que professa ideias republicanas" (Diario de Pernambuco, 
12.1.1882). 

O SATANAZ — Periodico Chistoso e Satirico — Sem que 
exista comprovante da edigao inicial, o n° 2 circulou a 31 
de Janeiro de 1882, em formato de 31x22, com quatro pagi-
nas de duas colunas largas. Declarando-se semanario, co-
brava 3$000 por assinatura trimestral, acrescidos de 1$000 
para o interior. Numero avulso — 400 reis. 

Sua materia constituiu-se de comentarios redacionais; 
artigo de Horacio Vernet; cronicas de Jonkopings e do Mo?o 
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Palido; segoes de Charadas e de piadas, poesias e versos ana-
gramaticos. 

Nao ha indicios de ter prosseguido a publicacao (Bib. 
Pub. Est.). 

LANTERNA MAGICA — Periodico Livre e Humoristico 
— O n° 1, ano I, circulou a 20 (1) de Janeiro de 1882, em 
formato de 31x22, com oito paginas, quatro das quais tipo-
graficas, a duas colunas largas de composigao, e as restantes 
em litogravura: as externas e as centrais, na primeira in-
cluido o cabegalho, em letras de fantasia. Publicagao nos 
dias 10, 20 e 30 de cada mes, custando 1$000 a assinatura 
mensal, a ser subscrita, onde igualmente se vendia numero 
avulso, nas Livrarias Francesa e Industrial. Diretor-pro-
prietario — Luiz Antonio da Silveira Tavora. 

Comegou a imprimir-se na Tipografia Mercantil, meses 
depois estabelecendo-se em oficina propria, com redagao a 
rua do Rangel n° 16, 1° andar, em cujo pavimento terreo 
funcionava a litografia de Epaminondas Mariano de Sousa 
Gouveia, responsavel pela execugao das ilustragoes. 

A materia redacional, a cargo de penas habeis, consta-
va de artigos, cronicas e notas, tomando por base e critica 
de costumes e a satira politica, com titulos fixos ou nao, a 
salientar, no primeiro caso: "Tagarelogia"; "O Bem-te-vi"; 
"Pei . . . t ica" e "Piruetas"; epigramas, mote-glosas, etc. 

As paginas em litogravura constituiam o pensamento 
da redagao atraves de charges e caricaturas, levados ao ri-
diculo os pontos fracos da vida recifense e exaltados, nalguns 
casos, feitos patrioticos ou personalidades. 

Publicando-se regularmente, terminou o ano o n° 35, de 
30 de dezembro, prosseguindo a numeragao a 10 de Janeiro 
de 1883. Assim o n° 71, a 10 de Janeiro de 1884. Assim o n° 
106, de 10 de Janeiro de 1885. Jamais se deteria, numerosos 
anos adiante, o interessante orgao, cujos colaboradores ini-
ciais foram Marinio, Mamae-Eva, Dr. Cornelio, Reporter, W. 
T. e O Lince. 

(1) Nao no dia 10, como consta dos "Anais". 
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A Lanterna Magica abrira a edigao inicial de 1885 com 
expressiva alegoria, n a primeira pagina, representada por 
u m velho — 1884 — que se despedia, apontando para a cri-
anga que chegava, de barrete frigio, pena ao ombro, sobra-
cando papeis com as epigrafes "Aboligao" e "Reformas". 
Logo mais, no n° 112, de 10 de marco, a redagao apresenta-
va u m projeto de libertagao imediata da escravatura, obri-
gando o trabalho dos escravos mediante pagamento, para 
assim concluir: "Srs . Representantes da Nagao: tenham 
compaixao da humanidade escrava, h a tantos anos privada 
de sua liberdade e de todos os gozos". 

A politica merecia drastico menosprezo da revista, em 
cujo comentario principal, da edigao de 20 de abril do refe-
rido ano, se salientou que os "beocios liberals" nasceram 
unicamente "para a canga e para a peia", ao mesmo tempo 
que os guabirus (conservadores) eram chamados escravocra-
tas, "pobres diabos" e "animalejos". 

Nesse ano, a Lanterna defendeu a candidatura, a depu-
tado geral, de Joaquim Nabuco, congratulando-se com a res-
pectiva eleigao em artigo do n° 121. E terminou a Jornada 
de 1885 com o n° 140, cuja primeira pagina exibiu o desenho 
de um jornalista, com caneta e pena a tiracolo, chapeu e ma-
quina fotografica n a mao direita, enquanto mostrava, com 
a esquerda, a legenda: 

"Caros leitores: ate o dia 10 de Janeiro de 1886. A to-
dos desejo boas festas; pego somente que fujam como eu das 
tricas eleitorais, dos vicios e crimes da Nova Hamburgo, do 
alimento de carne azul, de uma coisa que se chama saude 
publica, do medonho, dos civicos, das caretas do sr . Ze Fer-
nandes e dos pintos do Farias da Caruaru" . 

O desenho do cabegalho foi substituido, a part ir de 20 
de julho (1886), por outro melhor. Pouco mais, a edigao 
de 30 de agosto apresentava, n a primeira pagina, belo dese-
njho de mulher chorando a beira de um tumulo, com a le
genda: "A mem6ria de Valfrido da Silveira Tavora". Filho 
de Luiz Tavora, era o autor dos versos firmados por W. T . 
e auxiliar do servigo de gravagao. 

A 10 de setembro, escrevia a redagao: "O Partido Con-
servador, que inteirou um ano da sua ul t ima ascensao, ain-
da nao deu u m a prova seria da sua maior aptidao para go-
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vernar", acrescentando, entre outras consideragoes: "O par-
tido da ordem, que e tao semelhante ao seu irmao da desor-
dem como sao-no entre si dois ovos da mesma ema, ou 
as duas asas da mesma coruja, ainda nao fez nem disse coisa 
alguma que merecesse atengao". 

Atingido o ano de 1887, lia-se na "Vista d'olhos" da edi-
cao de 10 de maio: "Jose Maria, que ja foi republicano, libe
ral, democrata, ateu e ultimamente jesuita e liberal escra-
vocrata leonino, perdeu o mando d'A Provincia e passou a 
ser soldado do grande chefe do abolicionismo, dr. Joaquim 
Nabuco". E exortava: "fi sempre bemvindo o arrependimen-
to. Trabalha pela causa santa da aboligao; trata de distin-
guir-te no combate da liberdade contra a escravidao". No-
vamente, veio a Lanterna a regozijar-se, a 20 de setembro, 
com a eleigao de Joaquim Nabuco para outra legislatura da 
Camara Geral. 

O n° 218, de 30 de marco de 1888, estampou, na primei-
ra pagina, expressiva alegoria, em que apareciam uma mu-
lher — o Recife — espancando um escravo, e um anjo — 
Goiana — altaneiro, os bracos erguidos, tendo nas maos uma 
algema quebrada e um facho de luz, ao passo que lhe fica-
vam atras figuras de escravos, um deles ostentando a ban-
deira — Liberdade. Abaixo, a legenda: 

"Vede! Enquanto Goiana se liberta 
E entrega a seus escravos a alforria (2), 
O Recife inda os seus traz em agonia 
E a voz da liberdade nao desperta!" 

Menos de dois meses apos, o n° 223, de 20 de maio, era 
inteiramente dedicado a abolicao da escravatura no pais, com 
magnifico retrato da Princesa Isabel na primeira pagina, 
abrindo o texto tipografico o soneto "Ave Libertas!", de Car-
neiro Vilela, e fechando-a a pagina de versos intitulada "Car
ta de toda parte", assinada Brasil. 

Nesse ano, Joao da Ladeira escrevia "Doze sonetos"; as 
"Vistas d'olhos" tomavam a assinatura de Lince Junior (3), 

(2) O municlpio de Goiana foi pioneiro, em Pernambuco, na liber-
tacao dos escravos o que efetivou, festivamente, a 25 de man;o de 1888. 

(3) A crdnica "Vista d'olhos' veio de 1883, comecando com a assina
tura de Lince; dez anos depois, mudava o titulo para "crdnica", assim 
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e Inacio Fagundes Calafange (4) (pseudonimo de A. J . Bar-
bosa Viana) iniciava constante colaboracao, que se prolon-
gou ate 1894. Ocorriam, desde algum tempo, versos de Maio 
Junio e Zeca-Peta (o mesmo Barbosa Viana); mais os "Sol-
fejos", de Arnaldo, aparecendo depois boa poesia de Desmou-
lins. Surgiam e desapareciam, comumente, diferentes pseu-
donimos. 

A edicao de 10 de Janeiro de 1889 registou haver-se trans-
ferido a redagao para o Patio do Tergo n° 4, ai localizada a 
oficina litografica de Antonio Carlos Borromeu dos Santos, 
cujos servicos passou a ocupar, por ter deixado a de Epami-
nondas Gouveia, "sem nada lhe dever, nem mesmo favor". 

Foi totalmente dedicada a edigao de 20 de Janeiro de 
1890, primeira do ano, a memoria de El-Rei D. Luiz I, de 
Portugal, com o respectivo retrato na primeira pagina, sen-
do esta e as demais paginas ilustradas de autoria especial 
do famoso desenhista Libanio Amaral. Carneiro Vilela abriu, 
com um soneto alusivo, o texto tipografico. No ano em re
ferenda, a partir de 10 de maio, iniciava-se, sob o titulo "O 
nosso iornalismo" e o sub-titulo "Panteon Caricato", inte-
ressante galeria, ocupando a ultima pagina de cada edigao 
(5) . 

prolongando-se ate 1904. E teve a assinatura, em seguimento, de Lince 
Neto, Lince Sobrinho, Lince Av6, Lince Junior e Lince Neto, novamente. 

(4) Calafange: epiteto atribuido aos deputados provincials. 
(5) Apareceram, no "Panteon", de edicao para edicao, os seguintes 

jornais: A Epoca — Mulher gorda, de palmat6ria e cacete as maos, ben-
tinhos ao pescogo e, pendurados ao cinto: rosario, tesoura e uma for-
quilha. 

Jornal do Recife — Tipo de malandro, bacamarte apontado para a 
estrada, por tras de um tronco de arvore, no qual se lia a palavra — 
Interesse. 

A Provfncla — Enorme tigre, dentes arreganhados, com vontade de 
avangar, mas preso, por grossa corrente, a um tronco com a inscrigao — 
Contrato. 

Gazeta da Tarde — Africana vestida a carater, tendo a cabega tabo-
leiro de guloseimas. 

A Lanceta — Mulher em atitude vibrante, cabelos ao vento, cigarra 
a tiracolo e, nas maos erguidas, um machado em atitude de golpear, tendo 
sob os pes cabegas roladas e restos de uma cidade. 

Kstado de Pernambuco — Figura de D. Quixote. 
Nova Era — Freira armada de rifle, trazendo a tiracolo uma bolsa 

e, pendentes do cinto, rosario, tesoura e um rebenque. 
O Binoculo — Homem de matulao as costas e saco a frente, batendo, 

com o cajado? numa porta. 
O Tamoyo — Figura de indio meio civilizado. 
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Termlnado o ano com o n° 311, seguiu-se a publicacao 
da Lanterna, sem jamais alterar-se sua periodicidade, pelos 
anos de 1891, 1892 (6), 1893, 1894, 1895. . . Neste ultimo, ja 
no n ° 465, de 10 de julho, figurou, pela primeira vez, abrin-
do a segunda pagina, a linha: "Redator — Luiz Antonio da 
Silveira Tavora". Enquanto isto, aparecia, na primeira, uma 
charge, representada pela auto-caricatura dele, no balcao da 
redacao, falando a massa, vista em baixo: "Meus senhores: 
Nao descubro o corpo da redacao, corao manda a lei (7), por-
que a Lanterna e jornal das familias, uma especie de revista 
de m o d a s . . . " . 

Mais uma vez substituiu-se o cabegalho, o que aconteceu 
a 10 de outubro de 1896. O novo desenho simbolizou um 
bobo, uma coruja e a indefectivel lanterna espargindo l u z . . . 
Veio 1897 e leu-se logo na primeira edicao do ano: "Carre-
gamos os nossos pesados materials de nossa tenda de traba-
lhos, do patio do Tergo n° 4 para a rua do Padre Nobrega 
ns . 18 e 22. E sentimos a maior satisfacao em declarar em 
voz grossa que de la saimos sem nada dever". Transferira-se, 
assim, o servico geral, tipografico e litografico, para o Atelier 
Miranda, que funcionava no endareco mencionado. So a 
partir de 30 de julho do ano em referenda, apareceu a ta-
bela de assinaturas substituta: ano — 12$000; semestre — 
6$000; trimestre — 3$000. 

Nao se arredava a Lanterna do seu programa, censuran-
do o que considerava errado na politica e nos costumes so-
ciais, atraves da satira mais contundente. As charges man-
tinham o mesmo padrao inicial, enchendo de ridiculo coisas 
e pessoas, numa fertilidade de imaginacao espantosa, nao 

(6) No decorrer do ano de 1892 verificaram-se os fatos a seguir, o 
primeiro dos quais nao cogitado atraves da Lanterna: 

Em artigo publicado n'A Provincia, de 25/2, Francisco Pinto de Abreu 
declarou que um dos motivos de sua demissao, como promotor publico 
da capital, foi ter requerido que o questor interino mandasse proceder 
imediatamente a exame medico na pessoa de Luiz Tavora, redator e pro
pr ie ta ry da Lanterna Magica, o qual f6ra chicoteado pelo engenheiro 
Constantino Rondelli. 

Na mesma A Provincia (edigao de 5/5), escreveu, por sua vez, Luiz 
Tavora, dizendo que tinha ido a Prefeitura para procurar o desenhista 
dali, e, na ocasiao, foi insultado pelo prefeito Ribeiro de Brito, que o 
desafiara a brigar na rua, por causa de censuras feitas, no seu jornal, a 
atos dele. 

(7) O governo de Barbosa Lima criara uma lei, de n° 140, que obri-
gava os jornais a estamparem, no cabecalho, o nome dos redatores. 
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escapando do craion de Luiz Tavora elementos do clero. Sur-
giam novas segoes, a saber: "Pratos do dia", "Aparas", 
"Coisas alegres", "Contra-Marca"; "Historia dos dez dias", 
por Jose da Hora; "Pimentinhas", por Pimentao; "Narcoti-
cos"; "Comentarios", por Mefistofeles; "Coisinhas", e tc . 

Ao findar 1898, com o n° 582, de 10 de dezembro, despe-
dia-se a auto-caricatura do diretor, de lanterna em punho: 
"Vou passar as ferias com o Campos Sales e declaro dever 
pouco nesta praga e fora dela, salvo erro ou omissao. Quern 
se julgar prejudicado suspenda seu juizo ate a minha volta". 

Voltou em 1899, vendendo-se o exemplar a $500; prosse-
£uiu em 1900 e, a 30 de margo de 1901, mudou mais uma 
vez o desenho do cabegalho. Divulgava.entao, produgoes as-
sinadas por Fausto Cunha (versos), inclusive sob o pseudo-
nimo de John Kopings; J u a n Satan, Stenio, Parada Junior, 
Domino, Anselmo Ribas, Simplicio da Simplicidade, Samuel 
Lins, Aretino e Mario Sete. Andou a criticar F . A. Pereira 
da Costa, chamando-o (edigao de 10 de outubro) "historia-
dor das duzias" e "famigerado historiador". O ano foi en-
cerrado com a edigao de 30 de novembro, cujo comentario 
de despedida, inti tulado "Treguas", dizia: 

'*.. .entramos em ferias desde ja, com o direito que sem-
pre reclamamos de descansar um pouco o corpo e tonificar 
o espirito, deixando tambem em descanso a Republica do 
sr . Campos Sales, o Jornal Pequeno do engenheiro Gibson, 
os artigos de fundo e sem fundo do Diario, o cavagnac do 
Major Lucio e as demais coisas ordinarias que sao do domi-
nio publico no Recife e no pais" . 

Em 1902, ja no seu n° 707, de 30 de agosto, quando apa-
receu com diferente cliche de cabegalho, lia-se no violento 
editorial "O reino da bandalheira": "Onde outrora foi o Bra-
sil, ao longo do vasto continente sulamericano, desde as mar-
gens do Oiapock as cabeceiras do Prata , estende-se o grande 
reino da Bandalheira, que as vagas do Atlantico beijam em 
suaves transportes de volupia. Ah! como tudo ali respira a 
patotas e trapagas de toda especie!" Mais adiante: "A Re
publica despiu os andrajos para envolver-se n u m manto de 
Arlequim; deixou o po das estradas para encarapitar-se no 
velho trono da monarquia" . Em conclusao: "O ar que aqui 
se respira nao e mais o ar embalsamado dos velhos tempos; 
6 o bafo nauseabundo dos alcouces, que entontece e enjoa". 
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Passadas as 34 edigoes de 1903, comecou o ano seguinte 
com o n° 751, a 10 de Janeiro. Foram novos colaboradores 
anotados: Yoyo Galante, que fazia a segao "Diversos a di-
versos"; Laiete Lemos, Manuel Arao, Rosalia Sandoval (pseu
donimo da poetisa alagoana Rita Rosalia de Abreu), Fran
cisco Marotti, Vicentina Mariz, os dois ultimos falecidos em 
plena fase de colaboracao; Professor Faustino, o das "Notas 
sem arte", Frei Cemiterio e Dr. Fergusson. 

Continuou, tempo a fora, a afluencia de colaboradores, 
que se substituiam comumente, a salientar Olimpio Galvao, 
tambem aparecido com o pseudonimo de Colis Postal. Novo 
cabegalho foi adotado ao iniciar-se 1907, e a redacao trans-
feriu-se para a rua do Bom Jesus n° 63, onde funcionava a 
Tipografia e Litografia de M. Sousa Mendes. Bill entrou a 
assinar os editorials. Apareciam bilhetes de Antonio Silvino, 
o cangaceiro. Em 1908, escreviam em prosa e verso, Vulcano 
(pseudonimo de Severo de Barros), Sebastiao Pinto Ribeiro, 
Leovigildo Junior, Pintalegrete, Fernando Gazzi, Flavio de 
Tolendal, J. de Figueiredo, Vital Melo, etc. 

Um "Cavaco", na edigao de 30 de junho de 1909, dizia: 
"A Lanterna Magica tern 28 anos de existencia sem protecao 
das politicas, 28 anos de existencia sem subvengoes nem fa-
vores oficiais e pode dizer que durante sua vida ainda nao 
houve um contemporaneo notavel pelas letras que nao tives-
se sido seu redator. Jurisconsultos, poetas, romancistas, li-
teratos e cientistas de qualquer ramo tem-lhe emprestado 
seu nome, o fulgor de sua linguagem, o brilho de seus talen-
tos e o humour de sua verve". 

Dentre os redatores do bem feito magazine foi possivel 
identificar Carneiro Vilela, Manuel Arao, Braulio Cunha, 
Olimpio Galvao e Sebastiao Pinto Ribeiro. Era, na realidade, 
uma folha sempre bem redigida, nao deixando jamais de 
cumprir o programa que se tragara. E Luiz Tavora, durante 
quase 28 anos, produziu, de dez em dez dias, quatro paginas 
de desenhos e charges de critica de costumes, fazendo-o com 
a pericia que o tornou famoso nos meios artisticos. Desenha-
va diretamente, nas pedras litograficas e, segundo o teste-
munho de Eust6rgio Vanderlei, escrevia as legendas "com 
muita habilidade e grande rapidez, da direita para a esquer-
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da" (8 ) . A Lanterna Magica chegou a merecer o diploma 
"Primeira Mengao Honrosa", n a exposigao de jornais cari-
catos, realizada em Berlim, "pela graga espontanea e viva-
cidade das suas car ica turas" ( 9 ) . 

No ano de 1909 deixou de existir o bem feito orgao, cujo 
ultimo numero publicado foi o 948°, de 20 de outubro (Bib. 
Pub. Est.) (10). 

O POSTILHAO — Periodico Chistoso e Satirico — Pu-
blicagao semanal, iniciou-a no dia 1 de margo de 1882, for-
mato de 31x21, com quatro paginas de duas colunas largas . 
Impresso em tipografia propria, localizada no Beco do Ma-
risco, assinava-se a 3$000 por trimestre, acrescidos de 1$000 
para outras provincias, ou 1$000 mensais, custando 400 reis 
o numero avulso. Redagao atribuida a Eduardo Augusto 
Ferreira de Morais. 

Em seu artigo de apresentagao, declarou-se inimigo da 
politica, assim classificada: " . . . dois bandos de mascates, 
que se sucedem n a praga, ao passo que o fiel da balanga go-
vernamental pende mais pa ra o lado da concha em que es-
tao amontoadas as conveniencias mercantis da bolsa nacio-
n a l " . 

Estava pronto para esclarecer a opiniao publica e tra-
tar ia de "outras coisas de t ranscendente importancia" . 

Cronicas ligeiras, a segao "Enquanto o Postilhao roda", 
por Briareu, notas soltas e folhetim, em prosa e verso, ta l era 
a mater ia do periodico, que seguiu sua meta, trogando e ri-
dicularizando pessoas e coisas. Nao lhe faltava, entretanto, 
sisudo editorial, comentando deslises da politica liberal; as 
vezes pugnando pela Republica e out ras pela libertagao da 
escravatura . 

Foram colaboradores d'O Postilhao: Girono, Fr. Folia, 
Cabrion, Severino de Araujo, Ernesto Alves Pacheco, Concei-
gao Pessoa, Artiinio Vieira, Jaques Aragao, Dantino, e tc . A 
par t i r do n ° 6 criaram-se as segoes "Bilhetes Postais" e "Di-
zia-se ontem", esta u l t ima especializada em indiscregoes de 

(8 e 9) "O TSvora da Lanterna". no livro "Tipos populares do Reci
fe", 2a. serie. Edigao do Colegio Moderno, Recife, 1954. 

(10) Contem algumas lacunas a colegao da Biblioteca Pub do Estado. 
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m a u gosto, focalizando m a u s pagadores e pequenos escanda-
los amorosos. As edicoes de 19 e 30 de novembro exa l ta ram 
a personalidade do lider politico Jose Mariano, em prosa e 
verso, a primeira das quais feita polianteia, inserindo, como 
unica mater ia , u m poema pan,egirista, assinado A Redacao. 

Publicou-se com irregularidade, saindo o n ° 23 a 13 de 
dezembro, quando ficou suspenso. 

Reapareceu, comegando nova numeragao, a 2 de Janei
ro de 1883, aumentado o prego da mensalidade pa ra 1$500. 
E prosseguiu sem alteragoes, a nao ser o aparecimento do 
poeta Ricardo Guimaraes assinando sucessivos sonetos e poe-
minhas de sete silabas, sendo ele u m dos redatores . 

Ate 18 de novembro circularam, sempre i r regularmente , 
24 edicoes (Bib. Pub. Est.). 

Ainda apareceu O Postilhao em 1884, quando se viu pu-
blicado a 18 de Janeiro, o n/3 2, ano II . Declarava uraa nota : 
"De ndvo aparecemos n a imprensa" , obedecendo ao lema: 
"Liberdade, Igualdade e F ra t e rn idade" . 

Combateria, como sempre, "as arbi t rar iedades de u m 
governo de despotas", a frente D. Pedro de Alcantara. "So-
mos republicanos — exclamava — e abolicionistas!" con-
cluindo: "Abaixo a Monarquia! Abaixo a escravidao!" 

A edicao, de aspecto mater ia l pouco lisonjeiro, inseriu 
poesias de P. de Chastenet e Ricardo Guimaraes (tres, dife-
ren tes ) ; folhetim, em continuagao, e no tas var iadas (Arq. 
Piib. Est.). 

O CLUB 33 — Publicacao da sociedade carnavalesca de 
igual nome, circulou em margo de 1882, formato ac ima de 
medio, com quat ro paginas a qua t ro colunas de 16 ciceros, 
n i t idamente impressa, em otimo papel . Com o cabegalho en-
feitado de vinhetas, lia-se abaixo: "Assuntos picarescos dos 
nossos dias". 

Muito bem redigido, iniciou o texto a cronica "Caram-
bolas por tabela", dividida em capitulos, ocupando tres pa
ginas. A u l t ima, toda em versos pilhericos, terminou com 
vivas ao "nosso clube" e ao Carnaval. 
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Out ra edigao (1) ocorreu onze anos depois, a 12 de feve-
reiro de 1893, 2a. epoca, Ano XVIII (?) , pr incipalmente re-
digida pelo famoso humoris ta Gregorio Junior (pseudonimo 
de Joao Gregorio Gongalves), contendo mais versos do que 
prosa . E ram redatores: "Um por todos e todos por u rn" . 

Voltou a publicar-se em 1895, com a da t a de 24 de feve-
reiro, Ano XX (?), reduzido o titulo pa ra Clube 33, assim 
como o formato, l igeiramente, pa ra t res colunas de 18 cice-
ros . Figuravam no expedience: Redator-chefe — Manuel 
Arao; reporter — Guilherme Carroll; agencia — Joao Ra
mos . Muito variado de mater ia humorist ica e carnavalesca, 
inseriu, sobretudo, versos de Gregorio Junior e Gomes de Me-
lo. Mas toda a quar t a pagina foi ocupada por u m poema se-
rio —"A festa e a caridade", de Tomaz Ribeiro (Bib. Pub. 
Est .) . 

BOLETIM DA SOCIEDADE AUXILIADORA DA AGRI-
CULTURA DE PERNAMBUCO — Publicou-se o fasciculo 
primeiro em margo de 1882, formato de 20x14, com 70 pagi-
nas de coluna larga e capa de cor. Trabalho da Tipografia 
Central , a r u a do Imperador n s . 73 /75 . Prego do exemplar 
— $500. 

Sua mater ia constou, apenas, de um relatorio do geren-
te da agremiagao, Inacio de Barros Barreto, sobre "O atual 
fabrico do agucar", acompanhado de varios documentos. 

Circularam mais dois fasciculos (1A) : o 2° em junho e o 
3° em setembro do mesmo ano, com 64 e 56 paginas, respec-
t ivamente, contendo atas , pareceres, representagoes e nor-
mas de contratos (Bib. d a S. A. A. P . ) . 

AZA NEGRA — Periodico Semanal — Entrou em circu-
lagao no dia 5 de margo de 1882, formato de 23x16, com qua-
tro paginas de duas colunas. Tendo escritorio a rua da Pon-
te Velha n ° 1, impresso em tipografia propria, assinava-se a 
5$000 anuais , 3$000 semestrais e 1$500 t r imest ra is . "Publi-
cagoes": gratis pa ra os ass inantes . 

Lia-se no art igo-programa, assinado por Mefistofeles: "O 
fim deste pequeno jornal e beliscar, porem de manei ra que 

(1) Nos "Anais" s6 foi registada a edigao de 1882. 
(1 A) Alfredo de Carvalho mencionou, apenas; a publicacao do pri

meiro niimero, ir>terroga!tivamente. 
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nao inflame a pele do proximo; porque, fique o publico sa-
bendo: a nossa pena nao possui a mais pequena quantidade 
de baba. A dor que produzimos e uma dor deliciosa, que da 
vida e alegria, torn e nervo, forga e coragem". 

A partir do n° 4, aumentou o formato para 28x19, fican-
do com duas colunas largas. E circulou regularmente, cada 
semana, repleto de materia chistosa, atraves de cronicas, no-
tas soltas e versos de diferentes matizes. Assinava a princi
pal colaboragao Elmano, urn dos redatores, mas nao identi-
ficado pelo nome; seguindo-se-lhe Ka Peta, Plutao, Gregorio 
Junior (Joao Gregorio Gongalves), Aza Negra, Muzela, Ave-
lino Gamero, Vaz Teles & Cia., Asmodeu, Nininhas, Valen-
tim Sanhudo, Manuel U. Correia de Araujo e outros, que se 
iam alternando. Alguns focalizavam assuntos teatrais. 

O n° 14, de 4 de junho, foi dedicado a Carlos Gomes, 
cujo retrato, magnifico trabalho a craion, figurou na primei-
ra pagina, em litogravura, abrindo a segunda artigo reda-
cional alusivo ao an^versario natalicio do grande maestro 
brasileiro, sendo a parte restante da edigao constituida de 
poesias, assinadas por Pedro Jaques, Henrique Azevedo, C. 
V. (Carneiro Vilela), Gongalves l ima, S. B. e Filinto Bas-
tos. 

Logo depois, posto em circulagao o n° 16, do dia 25 de 
junho, foi suspensa a folha, para continuar com o titulo Me-
fistofeles (Bib. Pub. Est.). 

A ESTACAO LYRICA — Com expressivo desenho sim-
bolico servindo de cabegalho, entrou em circulagao no dia 
18 de abril de 1882, com quatro paginas, obedecendo ao for
mato de 37x23, impresso em papel couche, trabalho da tipo-
grafia e litografia de J . E. Purcell, a rua Marques de Olin-
da n° 27. Assinatura unica — 3$000 ate o mes de julho. 

Apresentou-se com o intuito de divertir os leitores no de-
correr da temporada da Companhia Lirica Italiana, contra-
tada para exibir-se no Teatro Santa Isabel. 

Sua materia constou de retratos, na primeira pagina de 
cada edigao, de artistas, magnificamente desenhados, em li
togravura, por Antonio Vera Cruz; cronicas, noticiario e ca-
vacos sobre os espetaculos; folhetim assinado dor Santinelli; 
transcrigao de libretos de operas e uma segao de trioles. 
Eram principals colaboradores I . Bastos e Tamagno. 
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Os ns. 5 e 6 fizeram-se acompanhar de Suplementos de 
uma fdlha malor que o formato do jornal, so impressa no 
anverso, contendo os libretos, respectivamente, da "Norma" 
e da "Traviata". 

A 13 de junho publicava-se o n° 8, impresso na Tip. 
Mercantil, de C. E. Muhlert, a rua das Trincheiras (extin-
ta) n° 50. Abria a primeira pagina: "A Estacao Lyrica ao 
insigne maestro brasileiro Carlos Gomes", cujo retrato, era 
meio a excelente alegoria, ocupou uma folha ao centro, em 
sentido vertical, de 45x23. No texto tipografico, em prosa 
e verso, escreveram: B. C , Tobias Barreto de Meneses, L. 
M., Ciridiao Durval, Martins Junior, Samuel Martins, Pe
dro Jaques, Faelante da Camara, M. Raposo, Euripedes, A. 
Lima Junior, M. Rozendo e F . Marrocos (Francisco Alcedo 
da Silva Marrocos). 

Foi o ultimo numero encontrado na pesquisa; mas Alfre
do de Carvalho (obra citada) aludiu a existencia do n° 9, de 
29 de junho (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.). (1) . 

O REPORTER — Propriedade de "uma Associagao", apa-
receu no dia 29 de abril de 1882, formato medio, com quatro 
paginas de quatro colunas. Impresso na Tipografia Central, 
t inha redacao instalada a rua Larga do Rosario n° 24-A. 
Redator-responsavel — Manuel Joaquim Neiva de Figueire-
do. Destinava-se a circular ora uma, ora duas vezes por se-
mana. Assinatura mensal: com direito a anuncios— 2$000; 
sem direito a anuncios (para o interior) — 1$000. 

Declarou no editorial "A nossa razao de ser", que faria 
chegar a todos os lei tores "os fatos sucedidos nesta provin-
cia, no pais ou for a dele, quer sejam de ordem politica ou 
moral, social ou cientifica", e nao recusaria "o obolo de seu 
apoio a essa miseranda raga que, as vistas de nossa civiliza-
cao, ostenta degradantemente as feras calcetas do feudal es-
cravagismo". 

Findou solicitando anuncios, "mediante uma retribui-
gao assas modica", sem cujo patrocinio "indubitavelmente 
se despenhara no insondavel do fatalismo, onde se sepultam 
tantos outros aguerridos paladinos jornalisticos". 

(1) A colecao da Biblloteca Naclonal comega com o n° 4. 
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Sua caracter is t ica principal foi o noticiario jmiudo c 
variado, entremeado de anuncios-foguetes. Divulgou, na edi-
gao de estreia, poesias de J . Duar te Filho, Belisario Pernam-
buco e C . d e Figueiredo; iniciou a segao "Teatro" , a cargo 
de Labordelle, e inseriu u m folhetim, t ambem sobre t ema 
teatra l , que ocupou rodapes da pr imeira a terceira pag inas . 
Na u l t ima — anuncio do Teatro Santo Antonio. 

Jornal ligado aos interesses gerais do comercio, com um 
minimo de mater ia redacional, nao lhe fal taram, no decor-
rer de sua existencia, circulando in in te r rup tamente , produ-
goes poeticas de diferentes vates; notas humoris t icas; croni-
cas teatra is e l i terarias e ate dois artigos de Filinto Bastos 
cont ra Tobias Bar re to . 

A colegao encadernada estende-se ate o n ° 31, existindo, 
ainda, em meio aos avulsos, exemplar do n ° 37, de 4 de no-
vembro do mesmo ano (Bib. Pub. Est.). 

Ent re tan to , a publicagao d'O Reporter foi mais alem, 
segundo Alfredo de Carvalho, que registou, como ult imo, o 
n° 60, de 14 de margo de 1883. 

PERNAMBUCO AO MARQUEZ DE POMBAL — Poli-
ante ia comemorativa do centenario do estadista lusitano, 
circulou em maio de 1882, com quat ro paginas de bom for-
mato, impressa na Tipoprafia Mercantil , inenos a pae ina do 
frente, que esteve a cargo da Litografia de J . E . Purcell, 
exibindo artistico re t ra to do Marques, desenhado por Antd-
nio Vera-Cruz. Mandada publicar pela Comissao Executiva 
do Gabinete Portugues de Leitura, teve como editor Antonio 
da Mala Pessoa. 

As paginas res tantes apresen ta ram produgoes, sobre a 
personalidade homenageada, f irmadas por Anibal Falcao, 
Clovis Bevilaqua, Francisco Inacio Ferreira, Coelho Lisboa, 
Tomaz Gomes, A. Pedro de Melo e J . B . Gongalves de Lima, 
te rminando com u m Calendario Positivista, no qual foi regis-
tado o norae de Pombal a "19 de "RYedeiico dos anos bissextos, 
semana de Richelieu" (Bib. Piib. Est.). 

MATUTA — Livro de Sortes — Editado por Medeiros & 
Cia., da Livraria Francesa, saiu a lume no primeiro dia de 
junho de 1882. Seu conteudo constituiu-se de "variadissima 
colegao de chistosas sortes adequadas aos entre tenimentos 

http://eC.de
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das festejadas noites de Santo Antonio, Sao Joao, Sao Pe
dro e Santana" , alem de boa porgao de "recitativos, chara-
das e adivinhacoes dos melhores autores" (Diario de Pernam-
buco, 3 de j u n h o ) . 

FLORES ACADEMICAS — Publicagao que se anuncia-
va como peri6dica, mas nao passou do primeiro numero, 
surgiu no mes de junho de 1882. Inseriu a longa poesia "Os 
sinos", de Schiller, traduzida por Jose Carlos da Costa Ri-
beiro, precedendo-a uma carta de Clovis Bevilaqua, que te-
ceu encomios ao trabalho do t radutor (Cf. Jornal do Recife 
e Diario de Pemambuco de 2 e 7 de julho) . 

AO MAESTRO CARLOS GOMES (1) — Polianteia di-
vulgada no dia 27 de junho de 1882, apresentou-se era for-
mato de 43x32, com quatro paginas de tres colunas largas, 
mais a capa em papel de cor e uma folha de rosto com o 
retrato do grande compositor brasileiro, desenho litografico 
de alto efeito, em oval, emoldurado de folhas de louro, de au-
toria do pintor Antonio Vera-Cruz. Impressao da tipogra-
fia d'O Aza Negra. 

Em saudacao ao homeniageado, escreveram, em prosa 
ou verso, Clovis Bevilaqua, Martins Junior, Pedro Jaques, 
Ciridiao Durval, Gongalves Lima, Crispiniano Buarque, Joao 
Gregorio Gongalves Junior, M. P . de Oliveira Teles, Cicero 
V. Cesar e Henrique de Azevedo (Bib. Pub. Est.). 

HOMENAGEM AO MAESTRO CARLOS GOMES — Po
lianteia de 29 de junho de 1882, foi impressa na Tipografia 
Central, em formato medio. 

Constou de quatro paginas, a primeira das quais apre-
sentando o titulo e os dizeres: "Pela Comissao Promotora dos 
Festejos — Por ocasiao da recita de Autor — Em 29 de ju
nho de 1882", tudo encimado com emblema do Brasil Im
perial. Nas duas do centro (todas circuladas de vinhetas) 
encontravam-se cronicas em torno da personalidade extra-
ordinaria do compositor brasileiro, e poesias, assinadas por 
Tobias Barreto, Ciridiao Durval, E . S . , J . Duarte Filho, A. 

(1) A publicagao em tela corresponde a que foi registada nos 
"Anais", sob o titulo Carlos Gomes, como tendo saido a 29 de junho, 
data em que circulou outra, da qual nao se ocupou o citado autor, sob 
o titulo "Homenagem ao maestro Carlos Gomes". 
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C , Joao Barbalho, M. A. e T . C. Na ult ima estampou-se 
o programa da opera "Salvador Rosa", a ser representada, no 
mesmo dia, no Teatro Santa Isabel (Bib. Pub. Est.). 

MEPHISTOPHELES — Periodico Semanario — Come-
gou a existir com o n° 17, datado de 2 de julho de 1882, em 
substituicao ao Aza-Negra, obedecendo ao mesmo programa 
satfrico-humoristico, identicos formato e tabela de assinatu-
ras, com quatro paginas. 

Aos que considerassem excentricidade o n6vo titulo, es-
clareceu o editorial de reapresentagao, firmado por Elmano: 
" . . . o nosso Mephistopheles e um diabo bom e simpatico, 
nao indo ofender as crengas religiosas de pessoa nenhuma". 
E mais: " . . . o nosso diabo sabera guardar certas convenien-
cias e, como nao tern rabo, ridicularizara convenientemente 
aqueles que o tiverem". 

Alem do artigo, inseriu "Historias", por Asmodeu, de 
notas apimentadas, envolvendo nomes de pessoas. Termi-
nou com alguns versos. As duas paginas centrais foram inte-
gralmente ocupadas, em sentido horizontal por uma litogra-
vura de Carlos Gomes, primoroso retrato executado pelo de-
senhista Vera Cruz, o mesmo da polianteia de 27 de junho . 

Valentim Sanhudo, abrindo a edicao seguinte com "Uma 
Declaragao", ratificou, em prosa e verso, o programa do pe
riodico, inclusive com o triole a seguir: 

"Quern for bom nao tenha medo, 
Pois so faremos justiga!. 
Do nosso falar azedo 
Quern for bom nao tenha medo; 
Pois, se apontarmos co'o dedo 
Da sociedade a carniga, 
Quem for bom nao tenha medo 
Pois s6 faremos justiga!" 

Prosseguiu o jornal, aproveitando os colaboradores da 
Aza-Negra, alguns dos quais depois substituidos por Panta-
gruel; Le Grand Diable, o da "Galeria Celebre"; Diablotin, 
Placido Pacifico, Jack Dorpe, 'Gil, sobre Teatro; Sataniel, 
Bento Mendes, Biagio, Belzebu, Dr. F. Brilhante, Valentim 
Diabo, Cerbero, Mefisto, Aristofanes, Berneck, Pancracio, 
Bibiu, Tencote, etc. 
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A partir do n° 23, Mephistopheles veio a estampar re-
tratos a craion, em litogravura, charges e alegorias, ora na 
primeira, ora na quar ta pagina, comecando por homena-
gear a memoria do jurisconsulto Aprigio Guimaraes. O n° 
37 foi inteiramente dedicado ao lider politico Jose Mariano, 
ao passo que o 41° apresentou, na pagina de frente, um de
senho de critica "a morte da arte dramatica". Ja o cabega-
lho passara, desde o n" 33, a apresentar-se com desenho de 
Hilarino Lopes. 

Empregando a critica, a satira e o humorismo, tanto 
em prosa quanto em verso, a salientar o chiste de Gregorio 
Junior, o periodico atingiu o n° 42 a 24 de dezembro. Pre-
tendia fazer algumas reformas, pedindo, por isso, aos assi-
nantes em atraso, que comparecessem com os "cobres", sob 
pena de estampar-lhes os nomes. 

O n° 1, ano II , saiu a 7 de Janeiro de 1883, cont inuando 
o mesmo ri tmo, ate o n° 16, de 22 de abril, quando chegou 
ao fim ( 1 ) . 

A tipografia do Mephistopheles, a principio instalada 
a rua Ponte Velha n° 1, transferira-se, depois, para o Cais 
22 de Novembro n ° 79, sendo seus proprietaries Antdnio Iri-
neu & Cia. (Bib. Pub. Est.). 

O NORMAL.ISTA — Jornal "exclusivamente instruti-
vo", propriedade do Clube Literario dos Normalistas, surgiu 
no dia 6 de julho de 1882, formato de 33x22, com quatro 
paginas, a duas colun-as largas de composicjio. Impresso 
em papel acetinado, n a tipografia da Gazeta de Noticias, 
a rua de Sao Francisco (atual Siqueira Campos) n° 2-A, para 
circular quinzenalmente, tinha como diretores: Ernesto Mi
randa, Alberto Pradines, Mamede J. dos Reis, Aprigio Braz 
e Joao Damascene 

Segundo o editorial de apresentacao, era "mais um aus-
picioso fruto do grande invento de Guttenberg a correr mun-
do e a encetar a sua gloriosa missao de rasgar o mundo ne
gro da ignorancia", "cooperando para o desenvolvimento do 
ensino". 

(1) Consoante o registo de Alfredo de Carvalho, O Mephistopheles 
tinha morrido em 1882. 
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Alem dos diretores, escreveram, n a edigao de estreia, 
Americo Yetim (pseudonhno de Teotonio Freire) , Rodolfo Fi 
Iho (poesia) e Freire Junior. 

Seguiu-se normalmente a circulagao do peri6dico, que 
passou a imprimir-se, desde o n° 3, n a tipografia d'O Me-
phistopheles. Sempre divulgando mater ia instrut iva, incluia 
poesias de J . Duar te Filho e Oberon. 

Findou com o n ° 6, de 16 de outubro (Bib. Pub. Est. e 
Bib. N a c ) . 

O SABER — Jornal Literario — Comecou a circular a 
7 de julho de 1882, formato de 31x21, com quat ro paginas 
de duas colunas largas, impresso n a tipografia da Gazeta de 
Noticias. Redagao a cargo "de u m a sociedade", sob a dire-
cao de Artur Fenelon, ins ta lada n a Praga Pedro II n ° 54. 

Seu objetivo, expresso em s§co editorial, e ra "a recons-
trugao sociologica", dispondo-se a estudar o estado da so
ciedade, o progresso e as necessidades do pa is . 

Contou com a colaboragao de Artur Ramos, P . C. M. 
A., Vival, Ali Remgeh, Pinus, Biscarre e Bias Pharolindevo, 
alem do poeta di re tor . 

Publicagao que pretendia ser hebdomadaria , o n ° 3 foi 
dado a luz no dia 30 de julho (Bib. Pub. Est.). 

Ainda circulou o n ° 4 (1), cujo aparecimento foi noti-
ciado pelo Diario de Pernambuco de 20 de agosto. 

A CYTHARA — Polianteia editada a 11 de julho de 1882, 
apresentou-se com quatro paginas de tres colunas, formato 
de 44x32. Da primeira, circulada de vinhetas, constava o se-
guinte: "Preito de admiragao a eximia pr ima-dona Libia 
Drog. Seus admiradores" . Sobre o cabegalho via-se u m a 
figura de mulher tocando h a r p a . Focalizando a personali-
dade art ist ica da homenageada, escreveram, nas paginas do 
centro, Pedro Vergne, Mart ins Junior , Clovis Bevilaqua, Al
fredo de Castro, Pedro Celso, Ciridiao Durval, Gaspar Re-
gueira, e t c . Na u l t ima pagina divulgou-se o p rograma do 

(1) O registo dos "Anais'' so atinge o n° 3. 
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beneficio, a ser levado a efeito na mesma data, no Teatro 
Santa Isabel (Bib. Pub. Est.) . 

O HOMEOPATHA — Crgao de Propaganda Homeopa-
tica — Propriedade da Farmacia e Laboratorio Especial Ho-
meopatico do Dr . Sabino, circulou o primeiro numero a 11 
de julho de 1882, impresso na Tip. Central, a rua do Impe-
rador n ° 73, formato de 38x26, com quatro paginas a tres 
colunas de composigao de 16 ciceros. 

Aos lados do titulo apresentava as frases": "Similia 
similibus curan tur" e "Res non verba", e, abaixo, as senten-
gas: "Nao vos pego que deis credito as minhas palavras; pe-
go-vos somente que fagais experiencias; mas fazei-as como 
eu as fago, segundo os preceitos que vos dou; e ficareis en-
tao convencidos" (Hahnemann) : — "fi pela propria experi-
encia que o povo chegara um dia a abandonar as antigas 
crengas e adotar definytivamente a homeopatia" (Dr. Sa
bino O. L. P inho ) . 

O artigo-programa teve o titulo "O que e a Homeopatia', ' 
ocupando quase toda a edigao, completada com alguns anun-
cios. Eram redatores: Joao Sabino de Lima Pinho, Baltazar 
da Silveira e Tristao Henriques da Costa. 

Com o n° 2, saido da oficina do Diario de Pernambuco, 
a publicagao seguiu seu curso, inserindo artigos assinados 
pelos redatores, discurso e artigos de Joaquim Murtinho, no-
ticiario e anuncios especializados. Nao passou, porem, no 
ano do aparecimento, do n ° 5, que saiu no dia 17 de novem-
bro, ja impresso em oficina propria, a rua Barao da Vito-
ria (Nova) n° 43, 1° andar . A primeira pagina inseriu ar-
tigo sobre a personalidade do pioneiro dr . Sabino Olegario 
Ludgero Pinho, propagador maximo da homeopatia no Re
cife, falecido a 17.11.1869. 

Reapareceu O Homeopatha — n° 1, ano II — a 26 de 
margo de 1883. O n° 2 circulou um mes apos, mas o 3° so 
foi publicado a 2 de julho e o 4° em novembro. 

Novamente suspenso, voltou a 18 de Janeiro de 1884 — 
n° 1, ano I I I . Mais alguns meses e publicou-se, no mesmo 
ano, outro n° 1 — ano . . . IV. Findou ai sua existencia, sem 
ter ocorrido qualquer modificagao no programa enunciado 
(Bib. Pub. Est.) . 
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O PORVIR — Cirgao da Sociedade Ensaio Juridico e Li-
terario — Impresso na Tip. Central, a rua do Imperador n ° 
73, circulou, pela primeira vez, a 18 de julho de 1882, com 
quatro paginas, formato de 33x22 a duas colunas de 16 ci-
ceros. Redacao dos primeiranistas de Direito Fernando de 
Castro, Claudino dos Santos, Alfredo Pinto Vieira de Melo, 
Assungao Meneses e Davino Pontual , todos assinando pro-
ducoc.i ue acordo com o programa. 

Circularam, nas mesmas condigoes, mais dois numeros, 
o ultimo dos quais datado de 11 de setembro, divulgando a 
nota a seguir: "O Porvir vai descansar; deixa a lu ta para 
adquirir no repouso e na paz a forga necessaria para nova 
Jornada". £ que a Sociedade encerrara suas atividades no 
dia 30 do mes anterior (Bib. Pub. Est.). 

O MICROSCOPIC- — Escritos de Faelante da Camara 
e Oliveira Teles — Circulou o primeiro numero em agosto 
de 1882, obedecendo ao formato de 17x12, com 16 paginas, 
inclusive a de rosto, mais a capa em papel verde, so impressa 
a parte da frente. Modesto trabalho da Tipografia Centra l . 

Abriu a edicao a nota int i tulada "Ao leitor", em que 
A Redagao se declarava "os mais obscuros peoes da republi-
ca das letras", mas com "a ombridade necessaria para su-
portar o gargalhar dos fidalgos idiotas". 

Constou o opiisculo, unicamente, de dois artigos de cri
tical "Algumas palavras sobre a Academia e principalmente 
sobre o livro do sr . Pereira Simoes", de Faelante da Camara, 
e "A conferencia do sr . Pedro Vergne", assinado pelo outro 
redator, Manuel dos Passos Oliveira Teles, que condenou a 
ideia da aboligao imediata da escravatura, t ema do confe-
rencista. Batia palmas "a qualquer clube abolicionista"; 
louvava "a generosidade dos particulares", acrescentando: 
" . . . m a s nao gosto do movimento de que Joaquim Nabuco 
foi iniciador nos ultimos tempos. Porque nao quero a des-
graga de minha terra, sobretudo de minha provincia, Sergi-
pe, que vive da lavoura, e conta um numero limitado de ca-
pitalistas" (1) (Bib. Pub. Est.). 

(1) Refutando-o, o academico Pedro Vergne de Abreu divulgou o 
artigo "O reverso da critica", num folheto de 28 paginas, Tip. Industrial, 
no qual defendeu o seu ponto de vista e qualificou seu contendor como 
idiota. 
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O Diario de Pernambuco, edicao de 3 de setembro, in-
formou haver entrado em circulagao o n° 2 d'O Microscopio, 
dele nao restando comprovante . 

IRACEMA — Periodico Literario-Abolicionista — Im-
presso n a T ip . Universal, a r u a do Imperador n ° 50, com 
redagao a rua da Imperatr iz n ° 14, 1° andar , circulou o pri-
meiro numero a 12 de agosto de 1882, formato de 31x22, com 
quat ro paginas, em bom papel . Sob o titulo, a divisa, em 
ingles: "Let the justice be borne i thoug the heavens fall", 
com a respectiva t radugao: "Faga-se a justiga n a terra, em-
bora desabem os ceus" . Trimestre — 1$500; mes — $500. 

O editorial de apresentagao, assinado por Clovis Bevila-
qua, cont ra o escravagismo, frisava: "Foi esse modo de com-
preender os fatos, que se estao passando sob nossos olhos, 
a causa do aparecimento do Iracema. Quisemos tambem to-
mar par te no generoso movimento que agita a populagao 
brasileira do Norte ao Sul do Imperio, e a rmamos aqui a nos-
sa tenda, por cima da qual t remula, em flamula, o nome de 
I r acema" . O t i tulo significava u m a homenagem ao Ceara, 
que deu "a virgem dos labios de mel" e onde "mais acentua-
damente se levanta o movimento abolicionista". 

Publicou-se ate o quar to numero (1), o penult imo com 
seis paginas e o ul t imo datado de 30 de Setembro, divulgan-
do trabalhos, em prosa, sobre o abolicionismo, de Clovis Be-
vilaqua (em todas as edigoes), Alvaro Gurgel de Alencar, R. 
Far ias Brito, Plinio Frankl in do Amaral, R. Alexandre Pe-
reira e Elisio de Castro; rodape literario de Flavio Russo e 
versos de Anisio de Abreu (Bib. Pub. Est . ) . 

STEREOGRAPHO — Estudos de Critica Genetica — 
Sob o t i tulo acima e o subsidiario, "os s rs . Clovis Bevilaqua 
e Izidoro Mart ins Junior , alunos da Faculdade de Direito, 
deram a es tampa u m pequeno opusculo, com pretensoes a 
fazer propaganda republ icana" (Cf.Diario de Pernambuco 
de 8 de setembro de 1882). 

A EVOLUCAO — Jornal Literario, Cientifico e Noticioso 
.— Iniciou sua publicagao a 26 de setembro de 1882, forma
to de 31x22, com quatro paginas de duas colunas la rgas . 

(D Alfredo de Carvalho registara o n° 3, de 16 de setembro, como 
ultimo, fazendo-o, alias, dubitativamente. 
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Impresso na tipografia si tuada a rua de Sao Francisco (atual 
Siqueira Campos) n ° 2-F, destinava-se a circular bimensal-
mente, cobrando 300 reis por assinatura mensal . 

Consoante concisa nota de abertura, o programa da no
va folha consistia em promover "discussoes l i terarias". Se-
guiu-se um artigo, na secao politica, segundo o qual A Evo-
lucao desejava "tr i lhar o caminho do progresso, difundindo 
no solo brasileiro a instrugao, discernindo com a estrela sa-
crossanta da verdade". As consideragoes politicas da reda-
gao so terminaram no segundo numero, censurando "o mo-
do de reinar e governar", que levara a corrugao a alcar o 
colo. 

O restante da mater ia constou de produgoes literarias 
ou ditas cientificas; folhetim; versos ligeiros e logogrifos, 
findando alguns artigos com a no ta "cont inua" . 

Circulou o n ° 2 a 11 de outubro, contando, inclusive, 
com a colaboragao de Draco, U. V., Joaquim Neto, S. B . , 
Misael de Sousa e G. R. (Bib. Pub. Est.). 

Embora a inexistencia de outros comprovantes, A Evo-
lucao nao morreu logo. Chegou a publicar-se ate o n° 5, que 
foi registado pelo Diario de Pernambuco de 8 de novembro 
(1) « 

EUSEBIO DE QUEIROZ — Polianteia da tada de 28 de 
setembro de 1882, em "homenagem ao grande e humani tar io 
estadista que acabou o trafico dos africanos e permitiu a re-
dengao dos cativos, e a sua incorporagao na familia, n a pa-
tr ia e na humanidade", publicou-se por iniciativa de Carlos 
Falcao, Felisberto Milagres, Germano Hasslocher e Barros 
Cassal. 

Impressa na Tip. Mercantil, apresentou-se em formato 
de 44x27, com tres colunas de composigao e quatro paginas, 
em fino papel, a primeira das quais ocupada pelo retrato, em 
litogravura, do homenageado, n u m desenho de A. Vera 
Cruz. 

(1) Para Alfredo de Carvalho, s6 tinham circulado mesmo as duas 
edigoes guardadas na Biblioteca Publica do Estado. 
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Alem dos organizadores, escreveram sobre a personalidade 
de Eusebio de Queiroz os escritores Anibal Falcao, Clovis Be-
vilaqua, Martins Junior, J . V. Meira de Vasconcelos e ou-
tros (Bib. Pub. Est.). 

A PEDRO PEREIRA — Outra polianteia de 28 de se-
tembro de 1882, circulou como "homenagem dos academi-
cos cearenses a Pedro Pereira da Silva Guimaraes", com oito 
paginas, em bom papel e formato de 31x22. Impressao da 
Tip. Industrial, a rua do Imperador n° 14. 

A pagina de frente trouxe bem desenhado retrato a 
craion, do homenageado, trabalho da Litografia de J . E . 
Purcell. Seguiram-se produgoes alusivas a atuagao de Pedro 
Pereira, deputado pelo Ceara — o primeiro que, no Parla-
mento, deu o grito de alarma, em 1850, contra a escravidao 
— assinando-as Clovis Bevilaqua, P . Cruz, R. Farias Brito, 
Joao Brigido Junior, Plinio Franklin, Alvaro Gurgel de 
Alencar, A. B . C , R. Alexandre Pereira, Linhares de Al
buquerque, Reinaldo da Silva Porto e E. Sizenando. 

Concluiu a edigao a lei de 28 de setembro de 1871, que 
considerou livres todos os nascidos no Brasil (Bib. Pub. Est.). 

RIO BRANCO — Homenagem Abolicionista — Numero 
unico. ainda de 28 de setembro de 1882, foi impresso em 
papel couche, na Tip. Mercantil, a rua das Trincheiras n° 
50, formato de 32x21, com quatro paginas de duas colunas 
largas de composigao. Prego do exemplar — 100 reis. 

Foi assunto exclusivo da polianteia o 11° aniversario 
da lei que libertou o ventre da mulher escrava, com traba-
lhos assinados por Severiano Peixoto, Sales Barbosa, Anto
nio Chermont, Felinto Bastos e Libanio Morais, os dois ulti-
mos em prosa e verso (Arq. Pub. Est.). 

QUATRO DE OUTUBRO — Numero unico de 1882, cir
culou na data que lhe serviu de titulo, em solenizagao ao 
quarto aniversario da Sociedade Recreio Instrutivo, sendo 
impresso na Tip. Universal, a rua do Imperador n° 50, em 
bom papel, formato de 33x22, com quatro paginas. 

Toda a materia foi alusiva ao evento, assinando artigos 
Sebastiao Siqueira, J . Borba, Paulo Silveira, Camerino So-
brinho, Gaspar Peres, Francisco de Sa, J . V. N. e A. G. 
(Bib. Pub. Est.). 
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O NORTE — Periodico Literario e Cientifico — Impres-
so na oficina grafica da Gazeta de Noticias, em pequeno for
mato, "o n° 1 saiu a 6 de outubro" de 1882 ("Anais"). 

O ATHENEU — orgao do Clube dos Estroinas — Apa-
receu no dia 10 de outubro de 1882, formato de 29x20, com 
quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros, sendo impres-
so n a tipografia da rua de Sao Francisco n° 2-F. Destinado 
a circular nos dias 10, 20 e 30 de cada mes, custava 500 reis 
a assinatura mensal . 

Declarava-se, no artigo-programa, "fiel interprete" de 
mocos "regeneradores da humanidade", concluindo: "£ mais 
um jornal que se destina a combater a tirania, o descalabro 
e as infamias; que se destina a causticar as podridoes infor-
mes da sociedade; que se destina, enfim, a pugnar pelas 
ideias do bem e do direito, regendo-se pelo principio que um 
dia ha de reger a humanidade inteira: — Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade". 

Divulgou colaboragao de Pepes de Vasconcelos e Ame-
rico Yetim (pseudonimo de Teotonio Freire), iniciando, em 
folhetim, o romance "A carteira de meu tio", de Joaquim 
Manuel de Macedo. A quar ta pagina so inseriu as "Varie-
dades", de Alirio Mendes, o qual terminou avisando "que os 
mogos do Atheneu sao todos uns bons rapazes, amantes da 
ordem e das instituigoes". 

Sem indicar corpo redacional, divulgou um Aviso, ao pe 
da ult ima pagina, segundo o qual a correspondencia para a 
redacao devia ser enderegada para as iniciais A. C. E . , na 
rua Velha de Santa Rita n° 95. 

Processou-se a publicagao literaria com a devida regu-
laridade, mas nao passou do n° 5, dado a lume no dia 20 de 
novembro. Foram outros colaboradores: Marcelino Cleto, fo-
calizando temas musicais; Sindolfo Baviera, Freire Junior, 
Panfilo do Espirito Santo e Rodolfo P . C. (Bib. Pub. Est.). 

O COMETA — Numero unico, "redigido por algumas 
senhoras", circulou a 12 de outubro de 1882 (embora sem 
mencionar dia nem mes), formato de 22x16, com quatro pa
ginas, a primeira das quais so com o soneto "Fatalidade", 
em quadro, e as restantes com notas curiosas e humoristicas, 
de poucas linhas, sem titulo nem assinatura, e alguns ver-
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sos, no mesmo estilo, firmados por K. 7. Prego do exemplar 
— 100 reis. Toda a materia aludia ao cometa que fora ob-
servado no Recife (Bib. Pub. Est.). 

O ENSAIO — Periodico Cientifico e Literario — Surgiu 
no dia 5 de novembro de 1882, formato de 31x21, a tres co-
lunas de composicao, com quatro paginas. Impresso na Tip. 
da Gazeta do Recife, a rua de Sao Francisco n° 2-F e com 
redagao a rua Duque de Caxias n° 23, assinava-se a 1$000 
por trimestre, mediante pagamento adiantado. Circularia 
quinzenalmente. 

Segundo o artigo de apresentagao, tratava-se de um jor-
nal de mogos, que lhe dedicavam "suas horas vagas com o 
fim de acomoanhar o progresso intelectual da epoca". Nao 
traria a publicidade a vida privada de ninguem; nem enche-
ria colunas com artigos declamatorios. As "produgoes lite-
rarias de merito" ocupariam lugar de honra . Tal era o seu 
programa. 

A edigao seguinte saiu no dia 20, tendo ambas inserido 
diferentes artigos da redagao, inclusive fazendo o panegirico 
do chefe politico Jose Mariano; verso e prosa de Armino Spe-
zio; poesia de Henrique Azevedo e "Variedades". 

Continuou no ano seguinte (nao encontrados os n s . 3 
e 4), saindo o n° 5 a 15 de fevereiro, "depois de um mes de 
interrupgao, correspondente as ferias de Natal" . E, a partir 
da sexta edigao, foi impresso na Tipografia Industrial, a rua 
do Imperador n° 14. 

Jornal de boa feigao, apresentava colaboragao de Clau-
dino dos Santos, Rangel Sobrinho, Galdino Loreto, B. R., 
autor de poesias e da segao biografica "Pernambucanos dis-
tintos"; Joao de Sousa e outros; folhetim, "Variedades", co-
mentarios diversos e noticiario. 

Prolongou-se a existencia d'O Ensaio, circulandn rio.s 
dias certos, ate 15 de outubro de 1883, quando saiu o n° 20, 
que foi o ultimo publicado (Bib. Pub. Est.). 

A UBIGUIDADE — Orgao Dedicado aos Interesses do 
Povo — Saiu a lume no dia 8 de novembro de 1882, formato 
de 22x16, com quatro paginas. Redagao a rua Imperial n° 
274. Devendo publicar-se semanalmente, estabeleceu o pre
go de $500 por mes. 



136 LUIZ DO NASCIMENTO 

Pretendia, consoante o artigo-programa, analisar, "des-
de o Rio de Janeiro ate aqui", todos os fatos sociais, comer-
ciais e obras publicas. So divulgou artigos politicos e o ini-
cio do folhetim "A menina feliz", da autoria do redator uni-
co Joao Randal Verviers. Ficou no primeiro numero (Bib. 
Pub. Est .) . 

A REVOLUgAO — Orgao Literario e Noticioso — Cir-
culou o primeiro numero, que foi tambem unico, a 20 de no-
vembro de 1882, formato de 22x16, com quatro paginas, ven-
dendo-se ao preco de $300 o exemplar. 

Apresentado aos leitores com o programa de sair duas 
vezes por mes, dizia-se "pequenino no formato e grande nas 
aspiracoes". Alem de um folhetim, notas ligeiras e charadas, 
divulgou producoes dos redatores Sigismundo Teixeira, Le-
vino Reis e Lima Escobar e, ainda, de Ribeiro da Silva (Bib. 
Pub. Est .) . 

O INTERPRETE — Folha Teatral — Polianteia dedica-
da ao ator Francisco Pereira de Lira, "na noite do seu bene-
ficio no Teatro Santa Isabel", circulou a 26 de novembro de 
1882, com quatro paginas, formato de 33x22. 

Saudagoes, em prosa e verso, foram inseridas, assina-
das por A. Figueira, J . Goncalves, Candido T . dos Reis e 
outros. A quar ta pagina constituiu-se de um desenho con-
feccionado com vinhetas, formando uma lira, entre palavras 
de homenagem ao ator, tendo ao centro um acrostico orga-
nizado com titulos de pegas teatrais da epoca (Bib. Pub. 
Est. e Bib. N a c ) . 

REVISTA COMMERCIAL — Registada, nos "Anais" de 
Alfredo de Carvalho, como tendo circulado no decorrer de 
1882, nao era mais do que u m a pagina suplementar, quin-
zenal, do Jornal do Recife. Realmente organizada pelo cor-
retor Bernardino de Vasconcelos, constava de relagao de 
pregos correntes de generos, estatisticas economical, mapas 
de importagao e exportacao, e tc . 

1 8 8 3 

O INDUSTRIAL — Revista de Indiistrias e Artes — 
Saiu o n° 1, ano I, a 15 de Janeiro de 1883, formato de 35x23, 
a duas largas colunas de composigao e 12 paginas, impressas 
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em papel especial. Propriedade da Fabrica Apolo, de Anto
nio Pereira da Cunha, em cuja tipografia, a rua do Hospicio 
n° 79, foi confeccionada. Redatores — Jose Higino Duarte 
Pereira, Tobias Barreto de Meneses, Barros Guimaraes e 
Graciliano Batista. Destinada a icircular mensalmente, 
anunciou o prego de 5$000 por assinatura anual, custando 
o exemplar 400 reis. Redagao: rua do Cabuga (hoje, Duque 
de Caxias) n° 14, 1° andar. 

Propunha-se — dizia o artigo inicial — a "servir a cau
sa da nossa agricultura, da nossa indiistria em geral", mas 
nao utopicamente; realizaria "um trabalho todo pratico e 
positive baseado, principalmente, na leitura e assimilagao 
do que melhor contenham a respeito da agricultura, indus-
trias e artes, livros e jornais franceses, ingleses e alemaes, 
russos e americanos". 

Inseriu diversos editorials, uma "Segao noticiosa" e ou-
tra intitulada "trtil e agradavel", so reservando para anun-
cios a ultima pagina. 

Publicou-se com a necessaria regularidade, sempre apre-
sentando oito paginas, repletas de artigos redacionais bem 
elaborados, ou transcricoes, obedecendo ao programa traca-
do. Uma pagina do centro exibia, em cada edigao, gravuras 
de diferentes tipos de maquinas alemas. 

Atingido o n° 12, datado de 15 de dezembro do mesmo 
ano, foi sustada a publicacao, lendo-se, a proposito, no edi
torial sob o titulo "Porque nao continuamos": " . . .apesar de 
ninguem contestar a utilidade d'O Industrial, apesar de ser 
esta revista considerada como bem escrita, apesar de ser em 
seu genero a mais barata e a mais bem impressa do Imperio, 
nao pode ela continuar por nao ter ao seu alcance os meios 
pecuniarios que lhe sao indispensaveis para manter-se sem
pre como ate agora". 

Depois de outras consideragoes, concluiu: "O Industrial, 
como se ve, nao pode viver no meio social existente; e for-
gado a desaparecer; a atmosfera que o rodeia nao e favora-
vel a sua existencia" (Bib. Nac, Bib. Pub. Est. e Bib. Fac. 
Dir. UFPe.) . 

O SfiCULO — Ciencias, Artes, Literatura — Com o ti
tulo em caracteres goticos, pequeno formato de 22x16, com 
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quatro paginas, apareceu a 15 de Janeiro de 1883, sendo im-
presso n a Tip . Universal, a rua do Imperador n° 50. Reda-
tor unico — Rangel Sobrinho. Publicagao quinzenal, assi-
nava-se a 300 reis por mes, mais 600 reis para fora da cidade. 

Num editorial de quase duas paginas, dizia ter como 
objetivo "acompanhar a marcha progressiva dos aconteci-
mentos; erguer altares a virtude; clamar contra a injustiga 
e a opressao; pleitear a mais sublime das causas, a causa da 
democracia, a causa do povo, sempre de langa em riste con
t ra a hiprocrisia e a t i ran ia" . E mais: "Nao usar da lingua-
gem grosseira e indecente dos pasquineiros, atassalhadores 
da reputacao alheia, prosti tuidora da sublime invengao de 
Gut tenberg"; "nao visar o interesse pecuniario", concluin-
do: " . . .a verdade, sempre a verdade, sera nossa bussola no 
tempestuoso mar das paixoes". 

Completaram a edigao urn artigo sobre assunto cientifi-
co (continuando no n° 2) e a poesia "Saudagao ao dr . Jos6 
Mariano", assinada pelo redator . 

Saiu o n° 3 a 15 de fevereiro, com artigos prolixos, ape-
sar da pequena es ta tura do jornal, e versos de Candido T . 
dos Reis. Foi o ult imo (Bib. Pub. Est . ) . 

GAZETA DO RECIFE (1) — Jornal "de todos e pa ra 
todos", destinado a publicar-se nas tergas-feiras, quintas e 
sabados, estreou no dia 20 de Janeiro de 1883, formato de 
42x28, com quatro paginas de quatro colunas, tendo escri-
torio e redagao instalados a rua de Sao Francisco n° 2-F, 
mesmo local da tipografia que o confeccionava, a do Correio 
do Recife. Assinatura tr imestral — 2§000; ou 2$500 para fora 
da cidade. 

Lia-se no bem elaborado artigo-programa: "As colunas 
da Gazeta do Recife abrem-se a todas as ideias de progresso, 
aceitam a defesa de todos os direitos, filiam-se a propagan
da de todas sa grandes reformas, morais e materials, cele-
bram todas as virtudes, combatem todos os vicios". 

Salientou o articulista que a liberdade de que cogita-
va nao conhecia conveniencias pessoais nem estacava diante 

(1) Ao contrario do que registara Alfredo de Carvalho, nos "Anais", 
esta Gazeta do Recife nao foi fundada por Jose de Vasconcelos, nem teve 
ligagao com o diario de igual nome que circulou quase dez anos depois. 
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de suscetibilidades autorizadas, mas abria mao "do espirito 
de partido, pa ra render culto somente ao direito e ao dever". 
E sentenciou sobre a Imprensa: " . . . e l a e efetivamente pi-
careta inquebrantavel n a demoligao desses montes de mise-
rias que cobrem governantes e governados; e cauterio que 
m a t a todas as ulceras que lavram o corpo social". Seria, 
finalmente, livre e independente . 

Inseriu, n a primeira edigao, o comentario "Estudos Po-
liticos Sociais", abrindo u m a serie de oito artigos contra o 
jogo da loteria; poesia de Mariano Augusto; folhetim: "O 
Mandarim", de Eca de Queiroz; a "Historia completa de 
Leon Gambet ta" por Alfredo Borbou, que, como o anterior, 
nao chegaria ao fim; secao comercial; noticiario nacional e 
internacional e quase u m a pagina de anuncios . 

Seguiu-se a existencia regular da Gazeta, que, alem do 
editorial rotineiro, versando temas diferentes, se especiali-
zou em mater ia leve, al ternando as pequenas noticias com 
anedotas ou notas curiosas. Iniciou, no n° 7, a cronica-fo
lhet im "A Semana", por La Fosse, sem cont inuar . Outro 
cronista que ficou na estreia foi Fabioni Cratosoc, o mesmo 
sucedendo a Emidio d'Oliveira. Coube a Piperlin (e outros 
pseudonimos) a cronica tea t ra l . Publicaram poesias: Hen
rique de Azevedo, Rangel Sobrinho, Filis, e t c . , e manteve-se 
a quar ta pagina repleta de anuncios . 

Terminou a vida do bem feito orgao com o n° 18, data-
do de 13 de margo (2) (Bib. Pub. Est . ) . 

O BEIJA-FLOR — Periodico Literario — Dedicado "as 
dist intas brasileiras", deu a luz o primeiro numero no dia 28 
de Janeiro de 1883, formato de 29x21, com quatro paginas, 
destinando-se a circular todos os domingos. Impresso na 
oficina da Gazeta de Noticias, a rua de de Sao Francisco n° 2-A, 
assinava-se a 500 reis mensais, custando 200 reis o exemplar. 

Escreveu a redagao, no artigo-programa: "O espirito fino 
e penet rante sem a grosseria da blague, a alegria franca e 
salutar sem as risadas do deboche; enfim: a agilidade ele
gante, a inocencia sincera e o amor da verdade unido ao da 
ar te andam tao desquitados do nosso jornalismo atual que 

(2) Nao "de maio", como esta na obra citada. 
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havia e que ha, na sociedade, u m a iniludivel necessidade da 
aparigao de u m a pequena folha sabendo ter espirito agil e 
alegria inocente. O Beija-Flor atreve-se a pedir pa ra si o en-
cargo de satisfazer a essa necessidade. E por isso aparece. 
Aparece e confia sua vida, principalmente, ao sexo amavel" . 

A 2 a . e a 3 a . paginas foram ocupadas com a musica da 
polca "As coisas nao estao boas", de Joao Rosas. A 4 a , so 
de poesias, fechou com a nota abaixo: "A redagao pede des-
culpas as suas exmas. leitoras se nesse primeiro numero o 
seu travesso Beija-Flor nao pode sugar o mel do segredo e 
amores das mimosas brasileiras, o que fara no numero se-
gu in te" . 

Publicou-se ate o n ° 4, datado de 28 de fevereiro, ul t imo 
aparecido. Mais voltado ao verso do que a prosa, divulgou 
poesias de Julio Falcao, Flora D . , Francisco Lisboa, Armin-
do Lisboa, Augusto C , J . Gongalves e Manfredo Franlis; 
cronicas de Josefa de Oliveira e Fausto Junior e a segao 
"Variedades" (Bib. Pub. Est.). 

PIERROT — Folha carnavalesca, cujo numero unico 
circulou no dia 3 de fevereiro de 1883, em bom papel, apre-
sentou-se com o titulo em folha dupla, de grande formato, 
constituindo um so cliche litografico, repleto de charges a 
craion, com legendas manuscri tas , figurando em primeiro 
piano o proprio Pierrot . 

A par te in te rna da folha, em composicao tipografica do 
Jornal do Recife, foi dividida em quatro paginas pequenas, 
cheias de mater ia chistosa, assinada com pseudonimos. Sua 
apresentagao esclarecia que Pierrot se achava n a "melhor 
disposicjao de espirito e pronto a fazer figura decente no 
sabbat carnavalesco" (Bib. Pub. Est .) . 

O CLUB DOS REPORTERES — "Edicao extraordinaria 
— Numero unico — Ano presente", embora nao indicasse 
data, publicou-se no dia 3 de fevereiro de 1883, formato de 
32x23, com quatro paginas de duas colunas largas . Inseriu 
apreciavel imateria carnavalesca, constante de humorismo, 
sat ira e trogas (Bib. Pub. Est .) . 

A AURORA — Revista Cientifica e Religiosa — Surgiu 
a 15 de fevereiro de 1883, formato de 22x16, com 16 paginas, 
sendo impressa n a Tipografia Centra l . Assinatura anua l 
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— 10$000. Prego do exemplar — 500 reis. Da ul t ima pagi-
na constou o "Aviso final" seguinte: "Tudo o que perten-
cer a redagao e administracao sera remetido ao padre Joa-
quim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, a rua Formosa 
n° 19. Assina-se n a mesma rua e casa acima e tambem em 
casa do Vigario da freguesia de Santo Antonio, Revm0 Luiz 
Francisco de Sales Pessoa". Era cobrador Manuel Pernam-
bucano Quinteiro. 

"Patrocinar a causa catolica, pugnar pelas ideias da 
Igreja, tornar bem conhecidas as verdades dogmaticas e 
morais da nossa religiao, e combater o erro e incredulidade 
sob suas diversas formas e manifestacoes, e o fim a que nos 
propomos e a causa principal do aparecimento desta revis-
t a " — dizia o artigo-programa, acrescentando, apos longas 
consideracoes, que nao descuraria dos problemas politicos, 
sem se associar, porem, a n e n h u m a parcialidade mil i tante . 
Concluiu rogando a coadjuvagao dos irmaos sacerdotes e de 
todos os catolicos, "ja com suas assinaturas, ja com seus 
conselhos e luzes". 

A par de artigos doutrinarios, evangelicos, e algumas 
poesias, inclusive assinadas por Batista Regueira, apresen-
tou noticiario especifico, bastante variado. 

Bm numeragao seguida, .circulando quinzenalmente, 
terminou o ano a edicao de 30 de dezembro, para continuar 
a 6 de Janeiro de 1884, quando saiu o n° 23, em novo for-
mato de 44x28, com quatro paginas . Colocara sob o titulo: 
"Periodico hebdomadario consagrado aos interesses do ca-
tolicismo"; mais a divisa: "Religioni et bonis artibus". Per-
maneceu o prego da anualidade, ajuntando-se-lhe a parcela: 
semestre — 5$000. Correspondencia para a rua do Impera-
dor n° 73, onde ficava a Tipografia Central . 

Mantido o programa tragado, contou com a colaboragao 
de A e B, continuando a longa "Segao de Noticias", a qual 
se j un t a r am a "Segao de Avisos", a "Segao de Anuncios" e o 
"Expediente do Bispado". 

Publicado o n° 26, a 27 de Janeiro, findou o primeiro 
ano. rjrosseguindo — n° 1, ano II — no dia 2 de fevereiro 
de 1884, sem mais modificagoes, para circular, semanas a 
fora, com toda regularidade. Na segao "Literatura", apare-
ciam poesias assinadas por Olimpio Bonald, Gomes Leal, 
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Andrade Filho, este t ambem prosador, e outros, criando-se, 
depois, u m a "Secao Amena" e a "Secao Ins t ru t iva" , alem 
do cons tante folhetim. Foi ul t imo numero do ano o 47°, de 
21 de dezembro. 

A 11 de Janeiro de 1885, comecou o ano II I — n° 1 — 
cujo ar t igo de aber tura , assinado por Valete, assim con-
cluiu: " . . . s e g u i m o s nossa Jornada, confortados e fortaleci-
dos pela sant idade da missao providencial e benefica a que 
nos dedicamos e pela just ica da causa que defendemos". 

Passou A Aurora a ser impressa em papel acet inado, o 
que fez ate o n ° 34, de 23 de agosto. Tivolino, Antonio Da
niel do Prado e Marieta foram, ent re outros, novos colabo-
radores . E transferiu-se, a 27 de setembro, o t raba lho de 
confecgao pa ra a Tipografia Industr ia l , a r u a do Imperador 
n ° 14. Publicaram-se, a te 20 de dezembro, 50 edicoes. 

Comecou o ano IV •—• n ° 1 — a 10 de Janeiro de 1886 
(1), prolongando-se ate o n ° 50, de 19 de dezembro. Ficou, 
entao, suspenso o periodico, em cara ter definitive, u m a vez 
que, nos dois anos t ransatos , metade dos assinantes deixou 
de satisfazer seus compromissos, levando a direcao a u m a 
situagao de deficit que nao foi mais possivel contornar (Bib. 
do Inst. Arq.). 

A MULHER — Periodico de Literatura, Medicina e Be-
las Artes, consagrado aos Interesses e Direitos da Mvilher 
Brasileira — Circulou o n° 7 no dia 15 de fevereiro de 1833, 
em pequeno formato, com quat ro paginas de duas colunas 
largas, impresso n a oficina do Jorna l do Recife. Redatoras 
— Josefa Agueda Felisbela Mercedes de Oliveira e Maria Au
gus ta Generosa Estre la . 

Sua mate r ia constituiu-se, unicamente , de artigos reda-
cionais dent ro do programa enunciado . O primeiro deles 
dizia haver o jornal voltado "depois de u m a in ter rupcao de 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho mencionara, 
nppnas, os anos de 1883, 1884 e "alguns numeros" em principios de 
1885". O conego Alfredo Xavier Pedrosa, nas suas "Letras Catolicas de 
Pernambuco", foi mais categorico no erro, concluindo: " . . . desde feve
reiro ate margo de 1885". 
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dois anos" (1), acrescentando: "Achando-nos no Brasil, por 
incomodos de saude, resolvemos cont inuar a publicacao de 
nossa gazeta" (Bib. Pub. Est.). 

Nao ficou no n° 7, como pretendeu Alfredo de Carvalho. 
Dois meses depois, publicou-se o n° 8, devidamente noticia-
do atraves da "Revista Diar ia" do Diario de Pcrnambuco de 
24 de abr i l . 

Mais a lguns meses, outro diario, O Tempo (edicao de 
19 de se tembro) , registava o recebimento do n° 9 d' A Mu-
lher, sob a direcao unica de Josefa Agueda, " a luna da Aca-
demia de Medicina do Rio de Jane i ro" . 

24 DE FEVEREIRO — 1843/1883 — Polianteia de 16 pa-
ginas, circuladas, publicou-se n a da t a do t i tulo, formato de 
29x21, sendo impressa n a Tipografia Mercant i l . Tiragem 
declarada de 1.000 exemplares . 

Lia-se, n a capa: "Homenagem ao preclaro escritor mo-
d e m o Teofilo Braga, pelo seu quadragesimo aniversario — 
Dirigida pelos seus mais sinceros admiradores" . No rever-
so, u m a poesia de Mart ins Jun io r . Iniciou o texto a biogra-
fia do homenageado, f irmada por Teixeira Bastos, que ocu-
pou quat ro e meia paginas, seguindo-se artigos de Soares 
Quintas, o dono da iniciativa; Claudino dos Santos, Alfredo 
Pinto Vieira de Melo, Eduardo de Carvalho, Antonio de Sou-
sa Pinto, Fae lante da Camara , Feliciano de Azevedo, Perei-
ra Simoes, Ar tur Orlando, e t c . , todos ocupando-se da per-
sonalidade de Teofilo Braga (Bib. Pub. Est., Arq. Pub. Est. 
e Bib. N a c ) . 

O PROGRESSO — Periodico Literario e Satirico — 
Surgiu a 1° de marco de 1883, formato de 31x22, com quat ro 
paginas de duas colunas largas, impresso n a tipografia d'O 
Homeopatha, a r u a Barao da Vitoria (a tual rua Nova) n° 
43, 1° a n d a r . Em vez do corpo redacional, constava do ex-
pediente: "Sao unicos cobradores desta folha os nossos co-
legas Dias Barroso e Silva Cas t ro" . Quinzenario, assinava-se 
a $300 mensais, pa ra a cidade, ou $500 pa ra as provincias. 

(D As duas jornalistas brasileiras haviam publicado o pequeno 6r-
gao, ate o n° 6, em Filadelfia, Estados Unidos, para onde tinham ido; 
anos atras, fazer o curso de Medicina. 
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O editorial de aber tura , de quase duas paginas, teceu 
consideragoes era torno do t i tulo do jornal, concluindo por 
pedir aos leitores complacencia pa ra os timidos j ovens que 
faziam "os primeiros passos n a senda l i terar ia" . 

Circulou o n° 2 (1) no dia 17, e o respectivo editorial 
logo aludiu a "perda de algumas ass ina turas" de pessoas 
que se desgostaram com um artigo da edigao de estreia, "o 
qual ocupava-se de um fato que ocorreu n a ocasiao do ser-
mao n a Matriz da Boa Vista", artigo escrito "em termos vi-
gorosos, porem decentes e comedidos". Mas, adiantou que 
nao havia de ser nada, porque aqueles assinantes haviam 
sido substituidos em dobro. 

A par de notas humoristico-satiricas, inseria trabalhos 
de colaboragao de S. Teixeira, Dias Barroso, Murger, Barao 
Sui-Generis e J. P . Ferreira dos Santos, que iniciou, no n° 
2, o folhetim "Osvalda". 

Teria ficado ai a publicagao (Bib. Pub. Est . ) . 

SEIS DE OUTUBRO — 6rgao da Associagao dos Fun-
cionarios Provincials de Pernambuco — Comecou a publi-
car-se no dia 15 de margo de 1883, formato de 36x23, com 
quatro paginas de duas colunas largas . Impressao da Tip . 
Universal, em papel superior. Bimensario, assinava-se a 
6$000 por ano, mais $500 para fora do Estado. 

Constava do editorial de apresentagao: " . . . n o circulo 
legal que e permitido ao cidadao, es tudara o Seis de Outubro 
as questoes sob a relagao moral, intelectual e material ; e do 
resultado de suas cogitagoes que entender individualmente 
com o funcionalismo e em geral com a sociedade, o externa-
ra em suas colunas, para que suas vozes cheguem aos pode-
res publicos, que, representando a opiniao, tern a imprensa 
por auxil iar" . 

Abria suas colunas a colaboragao dos interessados, con-
tan to que guardassem "conveniencia de l inguagem". 

Sob a diregao e redagao unica de Antonio Vitruvio Pin
to Bandeira e Acioli Vasconcelos, sem apresentar colabora-

(1) Alfredo de Carvalho registara, como unico, o primeiro numero. 
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gao assinada, o quinzenario inseria, em cada edigao, subs-
tanciais artigos, focalizando temas de alto descortino, a sa
ber: Impostos, Emprestimo, Orgamento, A crise, Rendas e 
despesas publicas, Direitos de exportacao, a Centralizagao, a 
Agricultura, a Descentralizagao, Condigoes economical da 
provincia, Credito, Ensino Publico, etc. Comentava os tra-
balhos da Assembleia Provincial, fazendo-o com elevagao de 
vistas. Manteve a segao "Noticiario" e divulgava atas das 
reunioes da Associagao de que era orgao. Com o prossegui-
mento, apareceram a "Segao Artistico-Industrial" e a de 
"Conhecimentos uteis". ' 

Encerrou o ano o n° 20, datado de 30 de dezembro, pa
ra prosseguir em 1884, a 15 de Janeiro — n° 1, ano I I . 

Ao atingir o n° 5 do segundo ano, criava-se nova segao 
sem assinatura: "Carteira de um curioso", de comentarios 
gerais. Veio, depois, a de "Literatura", so de transcrigoes. 
A par de temas gerais, artigos da redagao ocupavam-se da 
situagao vexatoria dos funcionarios publicos, havia meses 
seguidos sem receber vencimentos, dada a penuria do Te-
souro. 

Tendo o bem feito jornal, do qual era proprietario um 
grupo de associados, passado a pertencer a Associagao, e ten-
do o seu diretor deixado a presidencia da mesma, que tam-
bem exercia, foi constituido, ja no mes de outubro de 1884, 
o seguinte corpo redacional: Adolfo Tacio da Costa Cirne, 
monsenhor Joaquim Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque, 
padre Jeronimo Tome da Silva, Joao Barbalho Uchoa Caval
canti e Francisco Carlos da Silva Fragoso. 

Logo mais, apos o n° 22, de 30 de novembro, entrava 
em ferias, de acordo com os Estatutos sociais, anunciando 
que voltaria no ano seguinte. 

Voltou, realmente, a 30 de Janeiro de 1886, circulando 
21 edigoes durante o ano, religiosamente registadas, cada 
quinzena, pelo Diario de Pernambuco, a ultima vez no dia 
1° de dezembro. So existe comprovante, porem, da edigao 
especial de 6 de outubro, que saiu com oito paginas, come-
morativa do quarto aniversario da Associagao dos Funcio
narios Provinciais de Pernambuco. Foi impressa na Tip. 
Industrial, constando do cabegalho o slogan: "Um por todos 
e todos por um". Abriu com artigo de Vitruvio Pinto Ban-
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deira, ao que se seguiram poesia de Trigo de Loureiro e dife-
rentes produgoes de Lucilo Varejao, A. Silveira Carvalho, 
Alfredo dos Anjos, Francisco Amintas Carvalho de Moura, 
e t c . 

Nas mesmas condicoes do anterior, circularam mais 21 
edicoes em 1887 e outras t an tas no ano seguinte, sempre 
focalizadas pela imprensa diaria, sem interrupcoes que nao 
as ferias de dezembro e da primeira quinzena de Janeiro de 
cada a n o . 

De 1888 existe comprovante (unico guardado no Arqui-
vo Publico Estadual) do n° 8, ano VI, de 15 de maio, cujo 
editorial, int i tulado "Abolicao da escravidao", ressaltou: 
" . . . opera-se no Brasil u m a das mais incandescentes refor
m a t por que pode passar a sociedade h u m a n a " . 

Voltando a fonte anterior, foi possivel avistar, ainda, 
entre avulsos, o n ° 17, precisamente do dia 6 de outubro de 
1888, dedicado ao sexto ano de vida da instituicao, repleto 
de artigos e cronicas sobre a data , alem do noticiario das co-
memoragoes programadas (Bib. Pub. Est.). 

Continuou, finalmente, o Seis de Outubro a publicar-se 
em 1889, a comegar de Janeiro, mas, a certa al tura, passou 
de quinzenario a mensario, de modo que o n° 16 foi noticia-
do pelo Diario de Pernambuco de 4 de dezembro, ai termi-
nando a existencia do conceituado orgao da Associagao dos 
Funcionarios Provinciais de Pernambuco (1 ) . 

O GREMIO DOS PROFESSORES PRIMARIOS — 6r -
gao da Mesma Sociedade — Impresso n a Tip . Universal, a 
rua do Imperador n° 50, pa ra publicar-se quinzenalmente, 
saiu o primeiro numero no dia 25 de margo de 1883, com 
oito paginas, formato de 28x20, de duas colunas largas . As-
s ina tura anual : pa ra fora da provincia — 6$000; para o in
terior — 5$000. Comissao de redagao: Vicente de Morais 
Melo, Cirilo A. da S. Santiago, Augusto Jose M. Vanderlei, 
Francisco Carlos da Silva Fragoso e Cristovao de Barros Go
mes Porto. Escritorio redacional a rua Pedro Afonso n° 20. 

Apresentando-se "com passos vacilantes", mas "crengas 
firmes"; "humilde soldado das letras", doia-lhe "no intimo 

(1) Para Alfredo de Carvalho, o jornal em tela nao ultrapassara o 
mes de novembro de 1884. 
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dalma ver o conjunto de t an tas causas que concorrem para 
o aniquilamento da inst rugao". Assim, alem de advogar os 
direitos da classe, apontar ia os meios "de melhorar e unifor-
mizar o ensino pr imar io" . 

Seguiu curso normal, contendo, afora os editorials, 
nunca ausentes do programa enunciado, "Parte Noticiosa"; 
"Par te Pedagogica"; "Par te Escolar" e "Par te Literaria". 

Sempre com oito paginas, circularam 17 edicoes ate 25 
de novembro, sendo ai suspensa a folha, para reaparecer, 
iniciando nova numeragao, a 25 de Janeiro de 1884, quando 
foram acrescentados a Comissao Redacional os nomes de 
Francisco da Silva Miranda e Benjamin Ernesto Pereira da 
Silva, sem mais alteragoes no decorrer do segundo ano . 

Alem das producoes assinadas pelos redatores, inseria 
colaboragao de Aires de Albuquerque Gama, Ricardo de Me-
deiros, A. Herculano de Sousa Bandeira Filho, Horacio Cos
ta, Herculano Higino Nunes Bandeira, Maria Amelia de 
Queiroz, Carlos Porto Carreiro, Joaquim da S. Lacerda, Luiz 
de Franga Pereira, Amaro Pessoa, Maria do Rosario Pinhei-
ro e B . J . Borges. 

O Gremio deu a lume seu ultimo numero — o 21°, ano 
II — no dia 25 de novembro (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. 
Arq.). 

O PROPULSOR — <3rgao dos Interesses Abolicionistas, 
Industrials, Agricolas, Literarios, etc. — Circulou o n° 1 a 
9 de abril de 1883, formato acima de medio, com quatro pa
ginas a cinco colunas de composigao. Impresso na Tip. Mer-
cantil, apresentou lisonjeira disposigao grafica e bem dis-
tribuida mater ia . Assinava-se a 2$000 por mes, custando 
500 reis o exemplar. 

No artigo de apresentacao discriminou seu programa, 
declarando visar a difusao de conhecimentos nos diversos 
setores de atividade humana , com a preponderancia, porem, 
do abolicionismo sobre os demais assuntos. Alem dos co-
mentarios redacionais e outros artigos, com poucos anun-
cios, apresentou um rodape de poesias que abrangeu todas 
as paginas, comegando com u m a transcrigao de Castro Al-
ves, a que se seguiram os menestreis Ciridiao Durval, Sales 
Barbosa, Ferreira Junior, Carvalho Ramos, Raimundo A. 
Pereira e Afonso Celso Junior . 



1 4 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

Publicaram-se mais dois numeros d'O Propulsor, sendo 
o 3° (1) (e provavelmente ultimo) datado de 30 de abril, 
quando figurou o nome de Alexandre Bittencourt como re-
dator e se mencionou o de Sales Barbosa feito encarregado 
da parte noticiosa. Longo artigo de R. M. (Rodolfo Gon-
zaga de Meneses) conclamava as senhoras pernambucanas 
a participarem da campanha abolicionista. Foi igualmente 
divulgada a "Carta as Senhoras Baianas", de Castro Alves, 
datada de 1871 (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA PARAENSE — Publicagao mensal, teve o 
aparecimento do seu primeiro numero noticiado na edigao 
de 18 de abril (1A) de 1883, da Gazeta de Noticias, que 
acrescentou: 

"Acham-se a frente de sua redagao os mogos estudiosos 
e inteligentes Timoteo Teixeira, Adriano Tocantins, Geraldo 
S. Pais de Andrade, Gaspar Costa, Teodorico Magno, Alva-
res da Costa, Joao Siqueira Mendes e Raimundo Siqueira 
Mendes, uma bonita metade do pugilo das letras. Os arti-
gos do n° 1 estao bem escritos, destacando-se o sob a epi-
grafe "Pena de morte" . 

Circulou com regularidade, cada mes. Entretanto, 
so existe comprovante do n° 5, de 15 de agosto do ano men-
cionado. Apresentou-se em formato de 31x22, com 16 pagi-
nas, impressa em bom papel e confeccionada na Tipografia 
Industrial . Trazia sobre o titulo o escudo de armas do Bra
sh, constando, ainda, do cabecalho: "Seculo I — Escola de 
Direito — Parte Especial". Mais os nomes: Patroni — pa
dre Batista Campos — Tenreiro Aranha. Comemorava, as-
sim, a data do aniversario da adesao do Para a independen-
cia do Brasil, a respeito da qual escreveram todos os reda-
tores, alem de Pinto de Castro e Afonso Pinto Guimaraes. 
Outras materias completaram a edigao, incluindo segoes 
Juridica e de Literatura (Bib. Pub. Est.). 

O magazine dos academicos paraenses ainda deu a pu
blico o n° 6, cujo aparecimento foi noticiado pelo diario O 
Tempo, edigao de 27 de setembro do mesmo ano. 

(1) Nao o n° 5, como esta na relagao dos "Anais". 
(1A) Nada de "fins de junho ou princfpios de julho", como informou 

o autor dos "Anais". Nem ficou no n° 5. 
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LIBERTADOR — O primeiro numero circulou a 27 de 
abril de 1883, formato de 37x27, com quatro paginas a qua-
tro colunas de composigao. Impressao da Tipografia Cen
tral , a r u a do Imperador n ° 73 . A um lado do titulo, figu-
ravam os nomes: Pedro Pereira e Visconde do Rio Branco; 
do outro: Joaquim Nabuco e "Libertadora Cearense". Abai
xo: "Acarape, Ico, Sao Francisco, Pacatuba, Batur i te e Pe-
dra Branca" . Comissao de Redagao: Plinio Frankl in do 
Amaral, Pompilio Cruz e Raimundo Alexandre Pereira . 

O ar t igo-programa dizia nao ,precisar o abolicionismo 
mais de propaganda, porque ja cr iara raizes; estava n a 
mente de todos. 

Redigido por cearenses radicados no Recife, frisava o 
editorial: " . . . o nosso Ceara expurga de seu seio a nodoa 
.— escravo, porque la nao se reconhece a propriedade — ho-
mem", concluindo: "Temos certeza de que o Ceara nao esta 
so n a empresa . Pernambuco esta a seu lado. Nem podia 
deixar de assim se-lo. Existem entre ambos lacos que se 
nao esquecem e ai estao duas da tas gloriosas pa ra o atesta-
rem: 1817 e 1824". 

Alem dos redatores, escreveram sobre o assunto: Hora-
cio de Figueiredo e R. de Far ias Brito. Ainda inseriu u m a "Se-
gao Politica" e u m a "Revista" de noticias ligeiras, tudo di-
zendo respeito ao movimento abolicionista, com a mais com-
pleta cobertura das ocorrencias da provincia cearense, in
clusive acrescentando em cada edigao, na l inha abaixo do 
cabegalho, novos nomes dos municipios que v inham liber-
tando escravos. 

O n ° 4, de 24 de maio, foi consagrado a libertagao de 
Fortaleza da escravatura, apresentando diferente comissao 
de redagao: Farias Brito, Raimundo Alexandre Pereira e Ho-
racio de Figueiredo. A primeira pagina, circulada, estam-
pou, em caracteres fortes: "Homenagem a pa t r ia — Home-
nagem a imprensa cearense — Gloria a "Libertadora Cea
rense" — Gloria aos jangadeiros do Ceara — Congratula-
goes aos abolicionistas sinceros — Parabens ao pais e a hu-
man idade" . As tres paginas restantes so contiveram produ-
goes alusivas, assinadas por nomes de projegao, entre os 
quais Mart ins Junior , Faelante da Camara , Barros Guima-
raes, Anisio de Abreu e Gomes Pa ren t e . 
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Depois do n° 5, dois dos redatores foram substituidos 
por Linhares d'Albuquerque e Andrade Pessoa, os quais for-
maram ao lado de Raimundo Pereira. Mas, o Libertador 
nao pode prolongar sua existencia, encerrando-a com o n° 
7, de 26 de junho. 

Alem dos mencionados, teve, igualmente, a colaboracao 
de Olimpio da Rocha, Joao Capistrano Bandeira de Melo 
Filho, Higin,o Cunha, Magalhaes Lopita, Joao Brigido Junior e 
Landelino Camara (Bib. Pub. Est.). 

O SAHARA — Destinado a publicar-se semanalmente, 
tendo como redatores Fausto Cardoso e Helvecio Guimaraes, 
deu a lume o primeiro numero no dia 1 de maio de 1883. 
Formato de 37x25, a tres colunas, com quatro paginas, foi 
impresso na tipografia da Fabrica Apolo, a rua do Hospicio 
n° 79. A tabela de assinaturas, bastante minuciosa, abria 
com o prego de 7$500 por anualidade, custando o exemplar 
$200. 

O editorial de apresentacao resumiu-se no "Ligeiro gol-
pe de vista sobre esta provincia", com palavras de censura 
ao poder executivo e a representagao parlamentar da Pro
vincia. Insinuava o erguimento de Pernambuco: "Ergue-te 
na pessoa de teus novos filhos, ainda nao corrompidos pelas 
miserias da conveniencia". Ate no setor literario, segundo 
o articulista, Pernambuco se achava numa horrivel "curte-
za de pensamento". A luta nao se faria esperar, e o "elemen-
to de reacao" levantava-se "nas pessoas de Martins Junior 
e Artur Orlando", os "mais esforgados lutadores do pensa
mento moderno". 

Da parte restante da edicao de estreia constou urn es-
tudo de Benilde Romero sobre Tobias Barreto, alem da "Ga-
zetilha" e versos de Joao Ribeiro Fernandes e Joaquim Ca-
lazans. 

O n° 2, de 9 de maio, saiu em formato maior, de quatro 
colunas, impresso em papel acetinado, na tipografia d'O 
Hemeopatha, a rua Nova n° 43, 1° andar, com bastante e 
variada materia redacional, inclusive folhetim humoristico de 
F. Saga Junior, e iniciou, noutro rodape, a publicagao do ro
mance de M. Pinheiro Chagas "Tristezas a beira-mar". 

Ficou nisso. Nao apareceu mais nenhuma edicao (Bib. 
Pub. Est.). 
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O GLOBO — "Propriedade de uma Associagao", iniciou 
sua existencia a 5 de maio de 1883, sendo impresso na Tip. 
d'O Homeopatha, a rua Barao da Vitoria (atual rua Nova) 
n° 43, 1° andar. Formato medio de quatro colunas, com 
quatro paginas e bom aspecto. Tabela de assinaturas: ano 
— 10$000; semestre — 5$000; trimestre — 3$000; pagamen-
to adiantado. Eram diretor e redator, respectivamente, o dr. 
Sabino Pinho e o poeta Afonso Olindense. 

Tinha como objetivo "auxiliar as legitimas aspiragoes 
das classes que se dedicam a lavoura, ao comercio e a todas 
as industrias da provincia". Neutro em politica, aceitava a 
emancipagao da escravatura, conforme a lei de 28 de setem-
bro de 1871, nao se opondo "ao moderado ampliamento". 

Do primeiro numero constaram editorials, variado noti-
ciario, folhetim, com o inicio do romance "O Guarani", de 
Jose de Alencar; uma parte comercial e a quarta pagina de 
aniincios. 

A abolicao do elemento servil, os bancos agricolas, a co-
lonizacao, as artes, o movimento da Assembleia provincial, 
o orgamento, o monte-pio, o bem publico, o imposto de cem 
reis e a crise financeira foram temas que, em prosseguimen-
to a circulagao normal do periodico, a redagao abordava, 
atraves de substanciosos comentarios. 

Tambem manteve a segao "Variedades", dela constando 
charadas e raras poesias, como as de Goncalves Crespo, Cas
tro Rebelo Junior, B. S. C. M., Joao de Deus e Sindolfo Ba-
viera. Alternando com o folhetim, as edicoes de 5 e 7 de 
setembro e 20 de outubro inseriram rodapes de versos inte-
ressantes, cheios de satira, intitulados "O Volante", "O elei-
tor" e "Martirio eleitoral", todos sem assinatura. A 7 de de-
zembro surgiu outro folhetim: "Cambiantes", cronica mun-
dana de Ariel (tambem assinou, depois, o "Semanario Tea-
tral") , seguido de "Bom-bocado", por Titino. 

A publicagao continuou em 1884, sem interromper-se, 
dando o n° 55 a 5 de Janeiro. Logo vieram as "Fototipias", 
em versos humoristicos de Jap-of-Japs, e as "Grafotipias", 
de Tong-King-Sing. Foram outros colaboradores: Manuel 
Valadao, Quinqutm, dr . Melo Morais, Fotoca e Pripier. 

A edigao de 25 de margo dedicou a primeira pagina, cir-
culada de vinhetas, a emancipagao dos escravos no Ceara, 
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sob o ti tulo "Pagina de luz", com palavras de exaltagao ao 
grande feito. 

Publicando-se, ora uma, ora duas vezes por semana. O 
Globo divulgou setenta edigoes ate 19 de abril, quando deu 
por terminado o primeiro ano . 

O n ° 1, ano II , saiu a 1° de maio de 1884, nao havendo 
indicio de ter cont inuado. Em consequencia, nao terminou 
a publicacao dos folhetins "O Guaran i" e "A fonte do mal", 
este de Afonso Olindense, deixados n a 55 a e n a 9 a insergoes, 
respectivamente (Bib. Pub. Est.). 

O PHONOGRAPHO — Periodico Critico e Literario — Im-
primiu-se o primeiro numero a 7 de maio de 1883, n a T ip . 
da Gazeta de Noticias, a rua do Imperador n° 39, formato 
de 29x21, com quatro paginas a tres colunas de composicao. 
Semanario, assinava-se a 1$500 por t r imestre e $500 por 
mes, ou 2$000 e $600, respectivamente, pa ra fora da capi ta l . 
Prego do exemplar — $120. 

Foi fundado, segundo o artigo de apresen^tagao, pa ra 
"causticar as chagas mais vivas do corpo coletivo de nossa 
sociedade, que sao: os erros e os vicios. Nao fitamos alvos 
indecorosos nem baixos". 

Estreou com as segoes "Coisas e Tal", de trepagoes po-
liticas; "Em tiras", folhetim; "Trioles"; "Resenhas (pelos 
bastidores)", e "Bustos calafanginos", por Book; poesia de 
S. M. I . Z. e versos enigramaticos de Xavier de Novais. 

Seguiu-se a publicagao com regularidade, preponderan-
do a mater ia de estilo satirico-humoristico, mas a u l t ima pa
gina geralmente dedicada a poesias. 

Desde o n° 4, a confecgao material passou a fazer-se em 
tipografia propria, no beco do Sarapatel n ° 2, 1° andar , fi-
cando a redacao instalada na rua do Cabuga (atual Duque 
de Caxias) n° 1-C. E so depois do n° 12 constou do cabega-
lho: Propriedade de Antonio Claudino Ferreira da Luz. 

Foram colaboradores principals: Alcione, C. S . , Ricar-
do Guimaraes, Francisco de Sa, Ascanio, Jovinet, Antonio 
de Barros Lima (Biografia de Tiradentes", em varias edi-
goes) e Henrique Azevedo. 
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Nos editorials, focalizava assuntos de ressonancia, in
clusive a abolicao da escravatura, ponto de vista que defen-
deu com ardor. Algum espaco era dedicado a cronica teatral . 

O ultimo numero publicado foi o 19°, a 25 de setembro 
(Bib. Pub. Est.). 

INCENTIVO — Jornal Cientifico, Literario e Humoris-
tico — Estreou a 15 de maio de 1883, formato de 31x21, com 
quatro paginas de tres colunas. Impresso em bom papel, n a 
Tip . Mercantil, a rua das Trincheiras (hoje inexistente) n ° 
80. bairro de Santo Antonio, estabeleceu redacao a rua da 
Aurora n ° 5, 1° andar . Assinaturas: para a capital, mes — 
$500; para fora, tr imestre — 1$700, sendo o pagamento 
adiantado. 

Em artigo-programa, prometeu nao se envolver nos me-
andros da politica, afirmando ter como principal objetivo in-
citar os animos ao estudo da ciencia e da l i tera tura . 

Tendo como redatores Jose Manuel Cardoso de Oliveira, 
Araujo Saldanha e Zacarias dos Reis, foi um periodico inte-
ressante, de lisonjeiro aspecto grafico e bem colaborado. 
Editorials abriam cada edicao, focalizando temas como a 
instrucao publica, a necessidade de ser abolida a escravidao 
e outros. Liam-se artigos, de l i teratura ou nao, inclusive fo-
lhetins, assinados pelos redatores e por Gaspar Vicente da 
Costa, Ranpel Sobrinho, Juvenal, L. C , Jacome de Sevi, 
Landelino Camava. Claudi^o Santos, etc . Ocorriam, tam-
bem, algum noticiario e "Variedades". 

O n° 10 prestou, nas duas primeiras paginas, "homena-
gem ao 28 de setembro de 1871", da ta do 12° aniversario da 
ass inatura da lei do ventre livre, inserindo colaboracao alu-
siva, em prosa e verso. 

Nao tendo circulado nos meses de outubro e novembro, 
saiu a ul t ima edicao do ano — a l 2 a — a 31 de dezembro. 

Em seu n ° 1, ano II , de 19 de Janeiro de 1884, apresen-
tou-se O Incentivo em formato maior, tres colunas de 15 
ciceros, sem outras alteragoes. 

"Lutando contra todos os maus preconceitos, visan 
do somente a verdade; tecendo encomios a todas as acoes 
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generosas e boas, animando, por sua vez, outros ao tra-
balho" — era o que tinha em mira, segundo o artigo reda-
cional, enquanto nao se lhe abrisse "a sombria vala comum". 

A redagao transferiu-se para a rua da Imperatriz n° 28, 
2° andar. Foram outros colaboradores: J . F . do Rego, Ge-
raldo Sousa Pais de Andrade, Ovidio Filho, etc. 

O n° 4, de 25 de marco, teve carater especial, para dis-
tribuigao gratuita, em homenagem a libertacao dos escravos 
no Ceara. Ficou suspense 

So reapareceu mais de ura ano depois, comecando a nu-
meragao com o n° 4 (devia ser 3), datado de 15 de julho de 
1885. Mudou a confeccao para a tipografia da rua das Flo-
res n° 24, 1° andar, ao passo que se instalava a redagao a 
rua Primeiro de Margo n° 4. E exibiu, no cabegalho: reda-
tor e proprietario — Manuel Torquato d'Araujo Saldanha, 
que assinava cronicas tambem feito Colibri. 

"Sim! — lia-se no editorial de abertura — O Incentivo, 
como a fenix da fabula, renasce de suas cinzas, mais forte, 
mais vigoroso, mais empenhado na luta titanica e suarenta 
da Imprensa". 

Afastado Cardoso de Oliveira (cujo pseudonimo princi
pal era Cardoliva), mantiveram-se, no seguimento da publi-
cagao, os principals colaboradores: Zacarias dos Reis e Ran-
gel Sobrinho. 

Chegado o fim do ano com o n|° 16, de 15 de dezembro, 
apareceu o n° 1, do ano IV, no dia 15 de fevereiro de 1886, 
quando passou a ser impresso na Tip. Industrial, a rua do 
Imperador, n° 14. 

Teve, ainda, a par do folhetim "Ananias Pau d'Arco", 
por Gaspar Costa, a colaboragao de Narcisa Amalia, Alvares 
da Costa, Alfredo Pinto Vieira de Melo, Belisario Pernambu-
co, Phelippe Derblay, Jose de Godoy, Adelaide Santina, Rhi-
cosats, Luiz de Franga Pereira, Joao de Deus do Rego, Ines 
Sabino Pinho Maia e outros. Sempre as "Variedades" e o 
"Noticiario". 

A circulagao quinzenal foi interrompida durante os rae-
ses de abril a julho (por motivo de enfermidade do diretor), 
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de modo que o n ° 6 (ultimo) so apareceu no dia 30 de agos-
to de 1886 (Bib. Pub. Est.). 

O MANA — Jornal Critico e Noticioso — Divulgou o n ° 
1, ano I, a 21 de maio de 1883, declarando ter "redagao e ti-
pografia a rua das Horas Mortas n° 1425". Assinava-se a 
1$500 trimestrais e $500 mensais, custando 40 reis o exem
plar . Tendo aparecido em formato maior, reduziu-o, no se-
gundo numero, para 22x15, com quatro paginas de duas co-
l unas . Semanar io . 

"Na epoca da galhofa, do riso, da palhagada, dos sucu-
lentos manas — dizia o art iguete-programa — nao e de es-
t ranl iar o bone que escolhemos para a cabega do nosso jorna-
lito", acentuando: "Havemos de can ta r o mana, em prosa 
e verso; leva-lo, finalmente, aos cornos da lua, se a tan to 
nos ajudar o cobre e a boa vontade dos nossos assinantes" . 

A part i r da oitava edigao, constou do cabecalho: Pro-
priedade de Antonio de Sousa Maia. E, abrindo a pagina de 
frente, lia-se u m a declaragao "moralizadora", assim termi-
nada : " . . . so aceitaremos o que estiver de acordo com o 
nosso programa: castigar o vicio por meio de polidas pala-
vras" . 

No entanto, a l inguagem d'O Mana, que teve circula-
gao regular, muito deixou a desejar: clamava contra tudo e 
contra todos; expunha fatos escandalosos, tudo era notas 
breves e insulsos versos, no estilo de pasquim. Nada de ar-
tigos. 

Mai impresso, passou, desde o n ° 8, a ser confeccionado 
n a tipografia de Antonio Irineu da Silva, no Cais 22 de No-
vembro (hoje Avenida Martins de Barros) n° 79, melhoran-
do o aspecto; mas no 14° mudou-se para a oficina d'O Livre 
Pensador e, ja no fim, juntou ao cabegalho mau cliche (de-
senho em madeira) de u m a mulher seminua. A redagao era 
n a rua do Fogo n ° 54. 

Prolongou-se a existencia do jornaleco ate 10 de novem-
bro, da ta do 20° e ultimo numero (Bib. Pub. Est.). 

A CIGANINHA — "Com este titulo publicou-se um novo 
livro de sortes para as noites de Santo Antonio, Sao Joao e 
Sao Pedro. Os versos sao mimosos e espirituosos a lguns" 
(Diario de Pernambuco, 12.6.1883) . 
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A ZINGARELLA — Livrinho de Sortes Variadas — Saiu 
a lume em junho de 1883, no formato de 15%xl0, com 64 
paginas, fora a capa . Constava do expediente: "Pa ra diver
t imento das festejadas noites de Santo Antonio, Sao Joao e 
Sao Pedro; alem de diferentes assuntos das sortes, contem 
u m a colegao de mimosas poesias". Impressao da Tipografia 
Central , a rua do Imperador n ° 73 . 

A nota de aber tura — "Ao leitor" — assim concluiu: 
"Apresentamos ao respeitavel publico A Zingarella, que, 
mediante u m a insignificante quantia , deixada n a casa do 
s r . Goncalves Braga, Livraria Industr ial , a r u a Barao da 
Vitoria (atual rua Nova) n ° 7, pode proporcionar algumas 
horas de distragao agradavel" . 

Toda a mater ia se constituiu de Sortes e algumas poe
sias t r ansc r i t a s . Em prosa, so as 17 l inhas da pagina de a-
presentacao (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTA ACADEMICA — Publicacao Mensal de Estu-
dos Juridicos — Surgiu a 15 de junho de 1883, formato de 
22x14. com 34 paginas, mais a capa, impressa em papel de 
cdr. Redatores — Alfredo Moreira de Barros O. Lima, Luiz 
Antdnio Domingues da Silva, Antonio Pedro de Melo, Abilio 
Cavalcanti de Albuquerque e Pedro Celso Uchoa Cavalcanti. 
Redacao a rua do Riachuelo n° 8 e confecgao da Tipografia 
Central , a r u a do Imperador n ° 73 . 

Segundo o artigo-programa, consti tuia o magazine 
" u m a colecao de trabalhos tirados dentre as mater ias que 
ensinam-se em nossa Faculdade, estudadas e dadas a publi
co por mocos que tern assento nessa escola de aprendizagem 
cientifica". 

Constou sua materia , exclusivamenjte, de artigos assi-
nados pelos elementos do corpo redacional, o que ocorreu, 
do mesmo modo, nas edigoes seguintes, aparecidas no tempo 
exato. i 

l 

O n ° 4, com a colaboragao excepcional de Antonio Ru-
bim, so circulou em outubro . Resolveram, entao, os redatores 
suspender a publicagao, conforme o artigo de abertura, sem 
a promessa de faze-la retornar, em face do desencanto em 
que se encont ravam. £ que, alem das dificuldades finan-
ceiras inerentes a empresas de tal ordem, havia "a falta de 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 157 

companheiros dedicados, a falta de apoio no seio mesmo da 
Faculdade". 

Numerando-se ininterruptamente, as quatro edigoes di-
vulgadas (1) deram o total de 124 paginas (Bib. Fac. Dir. 
UFPe.). 

O AZUCRIM — Jornal Critico Desbragado — Circulou, 
pela primeira vez, no dia 3 de julho de 1883, na "Cidade da 
Insolencia", declararyio publicar-se i r regularmente. Im-
presso em tipografia propria, adotou o formato de 23x16, 
com quatro paginas de duas colunas. Prego do exemplar: 
40 reis. 

Segundo o artigo "de fundo", dedicava-se "ao belo sexo", 
acentuando: "O seu programa e criticar publica e particu-
larmente da vida dos proximos corrutos que infestam as 
nossas ruas, afrontando a moral, a policia e a ceguinha: a 
just iga". 

Em primeiro piano vinha o "Aviso", repetido era cada 
edigao: "Pedimos a todas as pessoas que souberem alguma 
coisa da vida destes biltres que andam na nossa sociedade 
corn capa de homern honrado sendo umas pestes iguais ao 
colera-morbus, comuniquem a redagao, o que podem fazer 
enviando, em car ta fechada, pelos vendedores do jornal" . 

A part i r do n ° 4, constou do cabegalho: Proprietario — 
Jose Miranda Coutinho. 

Ao contrario do que predissera, o jornaleco aparecia 
bissemanalmente, adotando linguagem licenciosa de pas-
quim. Cada edigao terminava, geralmente, com uma versa-
lhada de sete silabas, sob o titulo "Cantos do Azucrim". En-
tre os pseudonimos usados, salientavam-se Galinha Choca, 
A. Garnizet e Cauira. 

Findou a azucrinagao com o n ° 7, de 19 de julho (Bib. 
Pub. Est .) . 

O DIABO — Periodico Infernal — Surgiu no dia 17 de 
julho de 1883, formato de 22x16, com quatro paginas de duas 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho registou, apenas, o n° 1, segui-
do de interrogacao. 
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colunas, para publicar-se semanalmente, impresso n a tipo-
grafia d'O Postilhao, no Beco do Sarapatel n° 18. Seu pro-
g rama estava expresso nas quadras a seguir, colocadas lado 
a lado, sob o cabegalho: 

"No mundo ando solto, 
Cuidado comigo; 
Em minha Jornada 
Nao tenho u m amigo. 

Maldigo de todos, 
Nao poupo ninguem; 
Sentido, rapazes; 
E mogas t ambem" . 

A part i r do terceiro numero, constou do cabecalho, en-
tre as duas quadras, horrivel cliche, em madeira, do diabo, 
um verdadeiro pobre d i a b o . . . 

Constituia-se sua mater ia de editorial, nele focalizados, 
cada semana, diferentes assuntos, e de u m a par te chistosa, 
l inguagem tipo pasquim, em prosa e verso, adotando ti tulos 
como estes: "O Diabo a passeio"; "Cangoes do Diabo"; "Eu 
bem que disse"; "Coisas que desapontam"; "Figuras diaboli-
cas", etc., com ass inatura ou nao, no primeiro caso os pseu-
donimos Lucifer, Mefisto, Plutao, Vulcano, Satan e outros . 
Excepcionalmente, versos de Ricardo Guimaraes . 

O Diabo a t ingiu o n ° 10 no dia 10 (1) de setembro, ul
t ima edigao do a n o . 

Decorrido longo tempo, voltou a publicar-se o diabolico 
jornal, sem que existam comprovantes, salvo o n° 28, ano II, 
de dezembro de 1886, obedecendo as mesmas caracteristicas 
da fase inicial. 

Outro exemplar manuseado foi o n° 31, datado de no-
vembro de 1887. feito "periodico critico, satirico e l i terario". 
Estivera ausente da circulagao, consoante nota explicativa, 
esperando seguir sua me ta . Existe, ainda, o n ° 32, mas e 
u m a repetigao do anterior, sem n e n h u m a mater ia nova. S6 
alterou a data, acrescentando ao mes de novembro o dia 15 
(Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao no dia 16( como registou Alfredo de Carvalho, o qual tambem 
errou quanto as datas atribuidas as edicoes d'O Diabo de 1886 e 1887. 
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O ABOLICIONISTA — 6rgao da Caixa Emancipadora 
Maranhense Marques Rodrigues — Entrou em circulagao 
no dia 20 de julho de 1883, formato de 37x25, com quatro 
paginas a quatro colunas de composigao. Destinado a sair 
bimensalmente, assinava-se a 1$000 bimestrais, sendo im-
presso n a Tip . Universal, a rua do Imperador n° 50. Reda-
tores: J . J . Matos Junior, Barbosa de Godoi, Higino Cunha, 
Georgino Gongalves e Hugo Barradas . 

O segundo dos redatores assinou longo artigo de apre-
sentagao, declarando ser o periodico um dos meios para que 
se realizasse a missao humani ta r ia que a nova instituigao 
"empreendeu tomando par te njo movimento abolicionista" 
que se agitava em todo o pais . 

Publicaram-se apenas tres edigoes da folha, cuja mate
ria constou de prolixos artigos, todos focalizando o tema do 
titulo e, sobretudo, a falta de iniciativa da Provincia do Ma-
ranhao, onde o povo (artigo de A. Mota, edicao de 30 de ju
lho) ainda nao se dispusera, "resolutamente, a combater a 
escravidao". 

Fora as produgoes dos redatores, teve a colaboragao de 
Joaquim Rabelo e E . F . O n ° 3 e ultimo saiu a 20 de agos-
to, deixando dois artigos no regime do "cont inua" (Bib. 
Pub. Est.). 

A DERROTA — Jornal Critico e Humoristico — Surgiu 
a 26 de julho de 1883, formato de 22x15, com quatro pagi
nas de duas colunas, impresso n a tipografia d'O Phono gra-
pho, s i tuada no Beco do Sarapatel n ° 2 . Publicagao duas 
vezes por semana . 

Sua missao, segundo o artigo inicial, era "derrotar, po-
rem comedida e humoris t icamente" . 

Publicagao do tipo pasquim, usando linguagem de al-
couce especializada em divulgar pequenos escandalos amo-
rosos, clamava, todavia, em artigos de fundo, contra a cor-
rugao, propondo-se (edigao de 7 de agosto) a extinguir "do 
seio da sociedade os maus costumes e doutrinas absurdas" . 

Em prosa e verso, com diferentes pseudonimos, abun-
davam trepagoes, mexericos e desabusada critica a elemen-
tos do clero. Circulou, ate certa al tura, regularmente, pas-
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sando, depois, a aparecer em datas inde terminadas . Atin-
giu o n ° 23, que foi o ultimo, datado de 28 de novembro 
(Bib. Pub. Est.). 

A LIBERDADE — Periodico Critico e Literario — Sur-
giu a 27 de julho de 1883, tendo como redatores A. B . Ro-
cha Melo e G. Barros . Impresso n a tipografia d'O Livre 
Pensador, Beco da Bomba n° 7, com quatro paginas, for-
mato de 33x23, a duas colunas de 15 ciceros, t i nha redacao 
a r u a Pedro Afonso n ° 3 1 . Assinatura t r imestral — 1$500. 

Segundo o seu programa, nao al imentava "paixoes par-
t idarias nem mesquinhos odios", pugnando pelo comercio, 
industria, artes e ins t rucao. Faria "critica sincera e regu
lar" . 

Dispondo de mater ia leve, com alguns comentarios e 
poesias, circularam apenas tres edicoes, a segunda e a ulti
ma, respectivamente, da tadas de 5 e 14 de agosto, impressas 
nou t ra tipografia (a d'O Phonographo) e apresentando como 
redator Augusto Clementino Bezerra. 

Teve um unico colaborador: Alberto Pradines (Bib. Pub. 
Est.) ( 1 ) . 

A VELHA RABUGENTA — Periodico Critico, Noticioso 
e Joco-Serio — Saiu a lume no dia 29 (1-A) de julho de 
1883, formato de 23x16, com quatro paginas de duas colu
nas, sendo impresso na tipografia d'O Phonographo. Lia-se 
no expediente: "Passeio todos os domingos. Todos os nego-
cios cornigo serao com o meu tipografo, que para isto esta au-
torizado. Vendo-me a 40 reis" . 

Vinha, segundo o ar t iguete de apresentagao, "comba-
ter o vicio, o crime, a imoralidade, a corrugao, o roubo, o 
assassinato, o protecionismo, a fidalguia de cninelo, guar-
dando todo decoro a vida privada das familias". 

Sua "moral idade" t ransparecia atraves das secoes " D . 
Ursa em palacio", " D . Ursa e o diretor", " D . Ursa no mer-
cado", e tc . Tudo ironia, trepacoes, r idicularia. 

(1) O n° 2 s6 o possui o escritor Gilberto Freyre. 
(1 A) Nao no dia 30, como consta dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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Atingido o n° 5, apareceu, no cabegalho, o nome do pro
p r i e t a ry d'A Velha Rabugenta: Raimundo O. Ramos da 
Silveira. Melhorou um pouco, passando a inserir algumas 
notas politicas, em que atacava a situagao dominante . 

Circulou ate o n° 8, de 14 de setembro (2-A), para con-
t inuar com o titulo A Baroneza Rabugenta (Bib. Pub. Est . ) . 

A LUCTA — Periodico Literario e Satirico — Impresso 
na tipografia da rua das. Flores n° 24, 1° andar, apareceu a 
10 de agosto de 1883, formato de 31x22, com quatro pagi-
nas a duas colunas de 16 ciceros. Assinava-se a 1$500 por 
trimestre, custando o mes $500. Publicagao tr imensal . 

Encetando sua "peregrinagao pelas varedas tortuosas 
da publicidade" — dizia o artigo de apresentagao — nao 
serviria de "interprete a odiosidade" de quem quer que fos
se; sua satira nunca chegaria a ser "descomedida, incon-
veniente ou ofensiva". Nao tinha, finalmente, cor politica. 

A par de "Variedades" e "Noticiario", inseriu boa cola-
boracao literaria, inclusive folhetim. 

So no segundo numero divulgou-se o corpo redacional: 
Artur de Albuquerque, Sizenando Carneiro, Pacifico dos 
Santos, Flaviano Ribeiro e Tobias Maestrali. E apareceu a 
"Segao Satirica", depois assinada por D. Egas. 

Prosseguindo com regularidade, houve modificacoes no 
corpo redacional, de que tambem part iciparam Virgilio Ca-
valcanti e Deoclecio Fabio da Silva Rego, terminando, a par-
tir do n° 9, assim constituido: Artur de Albuquerque, Ma
nuel Xavier Carneiro de Albuquerque Passos e Sizenando 
Carneiro. 

Alem da parte assinada pelos diferentes redatores, con-
tou com a colaboragao, em prosa e verso, de Sigismundo Tei-
xeira, Odilon Franca, Carlos Costa, Honorio P . de Araujo, 
Rangel Sobrinho, Monteiro Lopes, Dias Barroso, F . Alves 
de Mendonga, Agapito Junior, Pivolet, com as "Bicadas", e 
Dracon. 

Circulou a 12 de dezembro o n° 14, ultimo do ano, para 
reaparecer — n° 1, ano II — no dia 12 de Janeiro de 1884, 

(2 A) Nao, tambem, no mes de agosto; outro engano do historiador. 
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em formato um pouco maior . Atirava-se "ao publico com a 
mesma pujanga e denodo", desejando que os leitores "tives-
sem fruido agradaveis festas e que o primeiro sol, que des-
pontou prateado sobre a cupula do oriente, trouxesse-lhes 
montoes de felicidade". 

Em rodape duplo, iniciava-se o "Folhet im d'A Lucta", 
n u m a l inguagem repleta de satira, assinada com o anagra-
m a Ruhtra d'Euqreuqubla. Depois, viriam as "Minia turas 
dosimetricas", pelo Dr. Caraminhcla, e a "Folha de po r t a " . 

Alem da colaboracao costumeira, nao fal taram, nas pou-
cas edicoes vividas, editorials de interesse local e noticiario 
ligeiro. 

Tornando-se semanario, o quar to e ult imo numero saiu 
no dia 2 de fevereiro (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (*) . 

ONZE DE AGOSTO — Numero unico, circulou em 1883, 
n a da t a correspondente ao titulo, formato de 50x30, com 
quat ro paginas, impresso n a oficina do Diario de Pernam-
buco. Constavam do cabecalho as divisas: "Deus e Ciencia" 
e "Nosce te ipsum" . Visava a "est imular os seus colegiais ao 
gosto pelo cultivo das letras", sendo distribuido por ocasiao 
da festa comemorativa do aniversario da fundacao do Cole-
gio Onze de Agosto e da instalagao da Sociedade Literaria 
do mesmo nome . Diregao do professor Manuel Sebastiao de 
Araujo Pedrosa, t ambem diretor do educandar io . 

Anuario que se tornara , voltou a publicar-se em 1884. 
Interrompido por um ano, reapareceu em 1886, es tampando, 
sempre, n a primeira pagina, o quadro dos alunos premiados 
pelo colegio (1) e enchendo-se as tres res tantes de noticiario 
das atividades letivas e l i te ra tura es tudant i l . Prosseguiu, 
cada 11 de agosto (2), ate 1900, dando a inda u m a edicao, a 

(*) Na Biblioteca Publics do Estado so existem os comprovantes 
correspondentes a 1883, e no Arquivo Publico Estadual so os de 1884. 

(1) Na edigao de 1886, figurou em primeiro lugar o nome de Tra-
jano Chaconj com a seguinte nota: "fiste e o aluno que primeiro alcancou 
premio de primeira classe desde a fundagao do Colegio. Teve 136 notas 
otimas e 53 boas". 

Trajano Chacon, que se tornou jornalista combativo, foi barbaramente 
espancado, no Recife, na noite de 11.8.1913, falecendo na primeira hora 
do dia seguinte. 

(2) Uma vez realizada cada sessao literaria, durante a qual era feita 
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ult ima, em 1903 (3) . Somente a par t i r de 1899 deixara de 
dedicar a primeira pagina aos alunos premiados. es tampan-
do, entao, com grande destaque, o quadro da diretoria da 
Sociedade Literaria Onze de Agosto e o Hino do Colegio, es-
te, no ano seguinte, substituido por um soneto de Afonso 
Celso. 

O jornal divulgava, sucessivamente, produgoes dos alu
nos, ora em prosa, ora em verso, tais como: Metodio Mara-
nhao, Geraldo Sousa Pais de Almeida, Alvaro Gurgel de A-
lencar, Francisco Xavier Carneiro de Albuquerque, Pedro 
Landim, Olimpio Bonald, Francisco Pinto de Abreu, J . B . 
de Oliveira, Joao de Aquino Ribeiro, Costa Filho, Julio Belo, 
Cunha Melo Filho, A. Gondim, F . Ricardo de Medeiros, 
Olinto Filho, Izidro Gomes, Julio Queiroz, Carlos Benigno 
Pereira de Lira, Eduardo de Albuquerque, Artur Bahia, Se-
verino Pinheiro, Sebastiao Lins, Neto Campelo, Pedro Celso, 
Landelino Camara, Pedro Salgado, Julio Maranhao, Osval-
do E . Samico, Juarez Gambeta, Pedro Mendes e outros . 

A confecgao mater ia l efetuou-se, desde 1886, n a Tipo-
grafia Universal, depois na de G. Laporte & Cia. , a inda n a 
Tip . F . Boulitreau e, por fim, no Atelier Miranda (Bib Pub. 
Est.) (4) . 

CHRONICA SEMANAL — Noticia — Literatura — Cri-
tica — Politica — Surgiu no dia 12 de agosto de 1883, for-
mato de 31x21, com quatro paginas de tres colunas, im-
presso na tipografia da rua das Flores n° 24, 1° andar , ten-
do escritorio de redacao a rua Estrei ta do Rosario n° 34 1°. 
Assinava-se a $500 mensais, ou $600 pa ra fora da cidade, 
custando $200 o numero avulso. Constava, ainda, do Expe-
diente: "Solicitadas e anuncios — pelo prego que se a jus tar . 
Pa ra os assinantes pontuais — gra t i s . Aceita-se colaboragao 
em artigo conciso e com siso. A par te poetica e exclusiva-
mente da redagao". 

a distribuigao dos premios, imprimia-se uma plaqueta contendo todos os 
discursos pronunciados e a reprodugao da materia do jornal. Assim se 
fez nos anos de 1887 a 1890, cujas b r o c n u r a s . n© formato de 20x12, im-
pressas na Tip. Universal, foram enfeixadas em livro, sob o tltulo "Co
legio Onze de Agosto". Pertencente ao acervo da Biblioteca Publica do 
Estado. 

(3) Os "Anais", de Alfredo de Carvalho, registaram, como ultimo nu
mero publicado, o de 1898. 

(4) A colecao manuseada so falta comprovante da edicao de 1900, 
que, por coincidencia) e a unica existente no Arquivo Publico Estadual. 
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Lia-se no artigo de abertura: "Nosso programa e — nao 
ter programa. Apenas — e e bastante — prometemos ser 
folha humoristica, livre, imparcial, circunspecta, sincera, 
tolerante, mas intransigente e . . . cronica . . . se a isto aju-
dar-nos os nossos Cirineus — os assinantes". 

A edicao de estreia especializou-se em produgoes pouco 
expressivas, que traziam ao pe o classico "continua", alem 
de noticiario local e internacional; "a pedidos" e ligeiras no-
tas satiricas. 

Seguiu-se a publicacao; mas, decorreu quase um mes 
entre os ns . 3 e 4. Este saiu a 22 de setembro e foi o ulti
mo, tudo neles sem atragao (Bib. Pub. Est.). 

VINTE E UM DE AGOSTO — Polianteia de 12 paginas, 
circulou na data do titulo, em 1883. Formato de 31x22, a 
duas colunas de 16 ciceros. Significava uma homenagem 
da Academia de Direito do Recife "ao dr. Jose Joaquim Sea-
bra, no dia do seu 27° aniversario natalicio", cujo retrato, 
numa litogravura de Antonio Vera Cruz, aparecia na capa 
externa. A comecar por Argemiro Galvao (biografia), assi-
naram artigos ou poesias de saudacao ao famoso jurista: Sa
les Barbosa, Batista de Oliveira, R. Alexandre Pereira, Eu
rico de Caldas Brito, Eneas Galvao, Pedro Vergne, Libanio 
Morais, Leoncio Gurgel do Amaral, Ciridiao Durval e outros 
(Bib. Pub. Est.). 

A BRASILEIRA — Periodico Critico e Literario — Em 
substituigao a A Liberdade (falta o n° 4), publicou-se o n° 
5 no dia 27 de agosto de 1883, reduzido o formato para 22x 
16, com quatro paginas de duas colunas. Trabalho grafico 
da oficina d'O Phonographo, situada no Beco do Sarapatel 
e redacao na rua Pedro Afonso (atual da Praia) n° 31. 

Em artigo redacional, atacou o governo como responsa-
vel pela crise reinante. Seguiram-se uma "Parte Literaria" 
e uma "Parte Critica", esta a cargo de Antonio I . Muniz 
Amaral, sendo a ultima pagina dedicada a Humorismo, co-
megando, em rodape, o "Romanceto", de Adelia Camargo. 

Outras edigoes avistadas foram os ns . 7 e 8, de 13 e 25 
de setembro, neles incluida a colaboragao chistosa de Maria 
Patagones e Joao Pancudo, alem da materia de rotina (Bib. 
Pub. Est.). 
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Ainda circulou o n ° 9 (e ult imo), cujo aparecimento foi 
noticiado pelo Diario de Pernambuco de 11 de outubro do 
mesmo ano (1) . 

O URSO — Periodico Critico — Semanario, comecou a 
publicar-se a 24 de agosto de 1883, formato de 21x14, com 
quatro paginas de duas colunas. Confeccao da tipografia d' 
O Postilhao, no beco do Marisco n° 18. O cabecalho exibiu 
pessima xilogravura de homem conversando com urso, aos 
lados da qual liam-se as quadras: 

"Eis O Urso e bem barato; 
Custa so quarenta reis 
Por nao ser urso de carne, 
Ser pintado nos papeis. 

Comprem, leiam e verao 
Que coisas tao bonitinhas: 
Fala de brancas, crioulas, 
Caboclas e mula t inhas" . 

Ocupou o restante da pagina de frente o artiguete de 
apresentacao, que assim resumiu seu programa: "Corrigir 
os maus e proteger os bons". 

Nao obstante a linguagem chistosa, ironica, trocista, 
porem pouco asseada d'O Urso, seu desconhecido redator en-
cheu mais de uma pagina do n° 2 com substancioso artigo 
sob o titulo "Filosofia na tu ra l " (Bib. Pub. Est.). 

Segundo Alfredo de Carvalho (obra ci tada), circula-
ram, ao todo, oito numeros, o ultimo dos quais datado de 
30 de setembro. 

A FLOR DO DIA — Periodico Cientifico e Noticioso — 
Surgiu no dia 30 de agosto de 1883, formato de 22x16, com 
quatro paginas de duas colunas, sendo impresso na Tip. 
Industrial , a rua do Imperador n° 75, para vender-se o 
exemplar a 40 reis. Iniciando a secao "Noticias da Flor", 
lia-se: "Eu me vendo pelas ruas da cidade e tambem no n ° 
54, a rua do Fogo; sou querida das meninas e das simpaticas 
moreninhas . Estimo muito a quern me ler e me quiser hon-
rar com seus escritos". 

(1) Para os "Anais", A Brasileira findara com o n° 8. 
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Divulgou poesias de F . A. G. , Campos Porto, F . V. B . 
e Galdino Rosas, completando a edicao noticiario local e do 
pais, em poucas l inhas . 

Admitindo, dos leitores, "art igos amorosos e noticias, 
tudo por prego bara to" , deu a lume a segunda edicao a 10 
de setembro, contendo mater ia ligeira, sem licenciosidades. 

Mais de dois meses decorridos e que saiu o n° 3 (e ulti
mo) , da tado de 20 de novembro, declarando-se, tambem, 
"critico", sendo impresso na oficina grafica do Correio do 
Recife. En t re tan to , t ransformara-se em pasquim. Pretendia 
circular bissemanalmente, mas nao continuou (Bib. Pub. 
Est.). 

O CACETE — Jornal Critico e Noticioso — Inexistente 
comprovante da edicao de estreia, publicou-se o n° 2 no dia 
2 de setembro (1) de 1883, formato de 24x15, com quat ro 
paginas de duas boas colunas . Propriedade de Antonio de 
Sousa Maia, imprimiu-se n a tipografia d'O Livre Pensador. 
Prego do exemplar — 40 reis . 

Abrindo o texto, lia-se o Aviso: "No escritorio da reda-
gao d'O Cacete recebe-se artigos, publicacoes, declaracoes e 
anuncios; tudo por pregos comodos, a rua do Fogo, 54". 

Circulou o n ° 3, que foi ul t imo, a 21 do referido mes . 
Divulgava a segao "As verdades d'O Cacete", de critica de cos
tumes, e notas ligeiras de satira, ridiculo e escandalos amo
rosos, tipo pasquim (Bib. Nac. (n° 2) e Bib. Pub. Est . ) . 

O PAPAGAIO — Jornal Maquiavelico, Humoristico e 
Noticioso — Ent rou em circulagao a 2 de setembro de 1883, 
formato de 22x15, com quatro paginas de duas colunas, im
presso n a Tip . d'O Phonographo, s i tuada no Beco do Sara-
patel (a tual Trav. do Carmo) n ° 2, 1° a n d a r . As letras do 
t i tulo separavam-se por um desenho de papagaio (mau de-
senho) , em xi logravura. 

Palavras de apresentagao: "Estamos no tempo do Jor-
nalismo; eu, como tenho a minha l ingua de pra ta , entendi 
que nao devia ficar no canto e, por esta razao, me apresen-

(1) Alfredo de Carvalho atribuira a data de 2 de setembro ao n° 1. 
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to com todos os efes e erres, pedindo ao respeitavel publico 
que nao se incomode com a minha l inguagem, pois ela e ver-
dadeira e so pronuncio o que se me ens ina . Logo, nao tern 
os leitores que se incomodarem. E este o meu p rograma" . 

Publicacao semanal, seguiu o programa delineado, ten-
do como principal secao as "Papagaiadas" , consti tuidas de 
notas ligeiras, assim iniciadas, invariavelmente: "Papagaio 
louro para Portugal ; quern passa, meu louro?", seguindo-se 
trepagoes com a t u r m a visada. Outras : "Conselho de papa
gaio"; "Voos"; "Conversas de papagaio com a vizinha", e tc . 
Em versos, somente "Trioles", sen;do, em tudo, mais utiliza-
da a sat i ra do que o humor, assim como a critica de costu
mes, servindo de ass inaturas diferentes pseudonimos. 

Ent re os nomes atacados na critica do periodico salien-
tavam-se o poeta Belisario Pernambuco e o jornalista "men-
tecapto" For tuna to Pinheiro, candidatos a deputagao esta-
dual, a respeito dos quais escreveu o desabusado redator, n a 
edicao de 24 de outubro: "Parabens ao eleitorado do 1° dis-
tri to por saber cumprir com o seu dever, repelindo das ur-
nas os dois bandidos que esperavam os sufragios dos eleito-
res . Estes dois i d i o t a s . . . " , cont inuando ai a cat i l inar ia . 

Encerrando o ano o n° 14, de 6 de dezembro, so reapa-
receu — n° 1, ano II — a 9 de Janeiro de 1884, mas, apos 
o n ° 2, do dia 17, nao h a indicio de ter prosseguido (1) (Arq. 
Pub. Est.). 

A IDEA — Jornalzinho manuscri to , de 1883, circulava 
semanalmente , entre os alunos do Colegio 7 de Setembro, 
tendo como diretor Antonio Jose de Melo e Sousa. Ocupava 
u m a folha de papel almago, dividida cada pagina em 2 co-
lunas de mater ia variada, consti tuida de l i te ra tura juvenil, 
noticiario, trocas, folhetim e, ate, "art igo de fundo carran-
cudo" . Desapareceu com o setimo numero, talvez o oitavo 
(Inf. do livro "Dois Recifes", de Policarpo Feitosa, pseudo-
nimo de A. J. de M. e S.). 

O REPUBLICANO — Da mesma fonte de informagao 
acima constou a existencia, igualmente em 1883, desse ou-

(1) Aludindo, apenas, a data do n° 1 d'O Papagaio, registara Alfredo 
de Carvalho: " . . . a publicagao ainda perdurava em meados de 1884". 
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tro semanario manuscrito, dirigido pelo colegial Laurentino 
Vitoriano de Borba Cavalcanti, do Colegio 7 de Seterabro, 
que o fazia circular clandestinamente, por causa do t i tulo. 
"Se um numero chegasse aos olhos do diretor, a cafua seria 
inevitavel". Tinha oito paginas de papel pautado dobrado 
ao meio. Durou varios meses, inserindo "copioso noticiario 
dos incidentes e acidentes, ent rada e saida de alunos e de 
censores, brigas de meninos no recreio e, sobretudo, muita 
t roca". 

O ENCOURACADO — Jornal Satirico e Joco-Serio — 
Apareceu no dia 4 de setembro de 1883, impresso na tipo-
grafia d'O Livre Pensador, a Travessa da Bomba n° 7, for-
mato de 25x15, com duas paginas de duas colunas. Enci-
mava o cabecalho pequena vinheta de navio. . . a vela. Cir-
cularia duas a tres vezes por semana. Assinaturas: mes — 
1S000; trimestre (so para o interior) — 3S000. tudo a pa-
gamento adiantado. Numero avulso — 40 reis; atrasado — 
100 reis. Correspondencias para J . F . R. S. 

Constava do artigo-programa: "O Encouracado bom-
bardeara desde o palacio do rei ate a mais humilde chou-
pana . Ai dessa sucia de trampolineiros politicos, de nego-
ciante falsario e bancarroteiro, dos falsificadores de generos, 
do empregado corruto e imoral, da autoridade arbitraria e 
venal, e tc . , e tc" . Depois de outras consideracoes, concluiu: 
"Temam e t remam todos". 

Publicacao irregular, sua materia, que nada t inha de 
atraente, mas de linguagem incisiva, constituia-se de exten-
sos dialogos entre comandante e comissario., "Ordem do dia" 
e "A pedido", nas quais eram passados em revista os casos 
escabrosos da cidade, maus costumes, deslises administrati-
vos ou politicos, declarando sempre pugnar "pelo bem estar 
da provincia", para isto usando a redacao uma politica se-
creta . 

A 21 de dezembro circulou o n° 9, ultimo do ano. 

Reapareceu, quase um ano depois, — n° 1, ano II — a 
16 de novembro de 1884, sem nenhuma alteracao. E pros-
seguiu, meses a fora, publicando-se em dias indeterminados. 

O n° 16, de 18 de junho de 1885, foi dedicado a Joaquim 
Nabuco, que viera do Rio de Janeiro, a fim de fazer a cam-
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panha de sua candida tura a deputado geral . Alem da pri
meira pagina, contendo a dedicatoria da homenagem, a ma
teria res tante cingiu-se a apologia dele, apontando-o ao elei-
torado. 

Mais de um mes apos circulava o n° 17, datado de 4 de 
agosto. que foi o ult imo (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTA LlRICA — Apareceu essa interessante publi-
cacao a 4 de setembro de 1883, com quatro paginas. formato 
de 33x22, sendo impressa na tipografia de Antonio Ir ineu 
da Silva. Circularam mais duas edicoes, a u l t ima das quais 
da tada de 28 do mencionado mes . Em todas, apresentava-se 
a primeira pagina com ret ra to de cantora da Companhia 
Pasini, Malcher, Bourgart i & Cia. , entao funcionando no 
Teatro San ta Isabel, em desenhos de Antonio Vera Cruz e 
servico litografico da firma Hilarino & Silva. O espaco res
t an te cont inha noticiario, comentarios, trioles, folhetim e 
o libreto das pecas representadas (Bib. Pub. Est .) . 

A SETTA — Periodico Cientifico e Literario — Impres-
so em formato de 31x22, com quatro paginas de tres coli1-
nas, na Tipografia Industr ial , a rua do Imperador n ° 75, 
saiu o primeiro numero no dia 4 de setembro de 1883, para 
publicar-se quinzenalmente . Assinatura t r imestral — 1$000. 

Tendo como redatores Manuel dos Santos Moreira e 
Galdino Loreto, dizia-se jornal de mocos, os quais, "convic-
tos de que da Imprensa nasce a luz; da luz a paz; da paz o 
progresso. e do progresso o respeito", se a t i ravam ao "brilhart-
te sacerdocio do jornal ismo". Era seu desiderato: cultivar a 
l i teratura, "porque quern diz Li teratura diz Progresso". Suas 
paginas ficavam abertas ao movimento pro-abolicionismo. 

Ao lado de Galdino Loreto, escreveram, n a edicao de 
estreia, Joaquim Tiago da Fonseca, A. F . Costa Filho e ou-
tros; mais "Variedades", ligeiro noticiario e o folhetim "His-
toria de dois patifes", sem assinatura, que ficaria inacabado. 

Nao sairam senao tres numeros d'A Setta, o ultimo de
les datado de 5 de ou tubro . For am outros colaboradores: J. 
C , Alcione e S. Meneses (Bib. Pub. Est . ) . 

O JACARfi — Jornal Critico, Diabolico e Pandego — 
Circulou a 5 de setembro de 1883, formato de 21x16, com 
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quatro paginas, sendo impresso n a tipografia d'O Phono-
grapho. 

Sua materia, em prosa e verso inexpressivos, caracteri-
zou-se pela divulgacao de escandalos amorosos e critica gros-
seira. Nao passou do primeiro numero (Bib. Pub. Est .) . 

O CORISCO — Jornal Critico e Noticioso — Circulou, 
pela primeira vez (e unica) , a 6 de setembro de 1883, formato 
de 22x16, com quatro paginas, sendo impresso n a T ip . d'O 
Postilhao. 

" . . . filho dileto da trovoada e do relampago, apareceu 
na imprensa para fulminar os aleijoes sociais" — dizia o ar-
t igo-programa. Bern redigido, inserindo versos humoristicos 
interessantes, terminou a edicao, ent re tanto , descambando 
para a pasquinada (Bib. Pub. Est.). 

A TAGARELLA — Jornal Critico e Noticioso — Tipo 
pasquim, apareceu o n ° 1 e unico a 11 de setembro de 1883. 
Formato pequeno, quatro paginas e redagao a rua do Fogo 
n ° 54 (Bib. Pub. Est .) . 

O CADAVER — Jornal Critico e Noticioso — Saiu a lu-
me, pa ra ficar no n° 1, a 13 de setembro de 1883, formato 
de 22x16, com quatro paginas de duas colunas, impresso n a 
tipografia d'O Livre Pensador. Apresentou como proprieta-
rio A. de Sousa Maia. nao passando da l inguagem pasqui-
nesca, identica a dos precedentes. Preco do exemplar — 40 reis 
(Bib. Pub. Est.). 

O POPULAR — Propriedade de " u m a associacao", sur-
giu no dia 13 de setembro de 1883, formato de 31x22, com 
quatro paginas de tres colunas. Impressao da tipografia da 
Gazeta de Noticias, s i tuada a rua do Imperador n° 39, co-
brar ia 5S000 por ano; semestre — 3S000; t r imestre — 1$500; 
mas, para o interior, 7S500 por ass inatura anual , tudo me-
diante pagamento ad ian tado . 

Consoante ligeiro artigo de apresentagao, nao fazia pro-
fissao de fe; destacava, apenas, o seu lema: Democracia. 

Com duas unicas edigoes, sendo a segunda da t ada de 
26, o jornal teceu comentarios favoraveis a aboligao da escra-
va tura ; inseriu u m a "Segao Noticiosa"; os "Apanhados" 
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(anedotas); "Li tera tura" — prosa de J . A. Machado e ver
sos de Andre Gomes e Niro Vosahilo, alem de notas soltas 
(Bib. Pub. Est .) . 

O CERTAMEN — Jornal Literario e Satirico — Deu a 
luz o primeiro numero a 13 de setembro de 1883, em bom 
formato de tres colunas, com quatro paginas, destinando-se 
a circular nos dias 10, 20 e 30 de cada mes . Redigido por J . 
Virgilio Galvao e Joao Pacifico dos Santos, estabeleceu a se-
guinte tabela de assinaturas: tr imestral — 1$000; mensal 
— $500, sendo impresso n a Tip . Indus t r ia l . 

Tinha "como divisa o suum cuique tribuere", frisando 
o editorial de apresentacao: "O Certamen, disposto sempre 
para o combate, dira franca e conscienciosamente que o de-
ver unico do homem para consigo e para com seus seme-
lhantes e instruir-se e instrui-los". 

Num segundo artigo, dizia: o que O Certamen "preten-
de, sem o menor vislumbre de vaidade, e que di-lo sem am
bages, sem reticencias, e mostrar o esfacelamento em que 
vao as instituigoes do pa is" . 

A par de alguns outros comentarios, inseriu prosa e 
verso assinados pelos redatores. 

O terceiro e ultimo numero circulou a 28 de setembro 
em edigao especial, comemorativa. Da primeira pagina 
constavaj: "Homenagem ao dia 28 de setembro de 1871 -
- 1883", vindo abaixo a quadra: 

"Vinte e oito de setembro! As explosoes da Historia 
Hao de te endeusar em fulgidos lampejos, 
E hao de te elevar aos paramos da gloria 
Em fervidas cangoes, em rutilos bafejos". 

Sobre o feito daquela da ta (1), escreveram, nas tres pa
ginas restantes, Faelante da Camara, Fernando de Castro, 
Alfredo Pinto Vieira de Melo, J . Virgilio Galvao e J . Paci
fico dos Santos (Bib. Pub. Est .) . 

O TENTAMEN — Periodico Literario — Orgao da So-
ciedade Comicio Literario, circulou o primeiro numero a 15 

(1) Lei que considerou livres todos os nascidos no Brasil. 
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de setembro de 1883, formato de 32x21, com quatro paginas 
a tres colunas de composicao. Impresso na Tip. Industr ial , 
a rua do Imperador n° 14, pretendia publicar-se quinzenal-
mente, a razao de 1S000 por assinatura trimestral, tendo 
redacao a rua da Aurora n° 19. Comissao de redagao: Joao 
de Macedo Franca, Joao Frota, Joao da Costa Ribeiro e Joao 
Pacifico dos Santos . 

Era o jornal "inteira e rigorosamente dedicado a litera-
tura" , segundo o artigo inicial, frisando: "Somos anti-mo-
narquicos e, portanto, republicanos, pelo que estamos sem-
pre prontos a protestar, em linguagem comedida e seria, con
t ra a opressao e abusos dos grandes para com o povo". 

Inseriu produgoes assinadas por Ottamo Adamra, M. 
Bastos, Macedo Franca, Rutilio de Oliveira, J . Seldar e o 
inicio de um folhetim sem assinatura (1) . 

Apos "um periodo de retraimento", reapareceu o Ten-
lamen com o n° 1, ano II, a 20 de abril de 1884, "cheio de 
entusiasmo e aspiragoes, pugnando pela l i teratura patria, 
batendo-se sinceramente pela liberdade nacional". 

Publicou-se com certa regularidade, sendo o n° 5, de 14 
de junho, dedicado a comemoragao do primeiro aniversario 
da Sociedade Comicio Literario. 

Divulgava materia geral e nao so literaria assinadn 
pelos redatores, entre os quais se incluiu Fernando Barroca, 
e por outros associados, como Licurgo Pamplona, A. Sousa 
Filho, Tomato Ramada, J . B . de Carvalho, Galdino Souto, 
Olimpio Bonald, Julio Seldar e outros. O ultimo numero foi 
0 7°, datado de 25 de julho (2) (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. 
Est.) (3) . 

O TELEPHONE — Periodico Noticioso — Circulou o n° 
1 (e unico) a 17 de setembro de 1883, sendo impresso na Tip. 

! 

(1) Em seu livro "Dois Recifes — Com 60 anos no meio" (Imprensa 
Industrial, Recife, 1945), Policarpo Feitosa (pseudonimo do norteriogran-
dense Antonio Jose de Melo e Sousa) declara que foi um dos colaborado-
res d'O Tentamen. Nao lhe encontrei o nome. Talvez tivesse usado pseu
donimo. 

(2) Alfredo de Carvalho registara o n° 6, de 1 de julho, como tendo 
sido o ultimo publicado. 

(3) Sao do Arquivo Publico Estadual os comprovantes d'O Tentamen 
de 1884. 
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da Gazeta de Noticias, em pequeno formato, com quatro pa-
ginas . Divulgou mater ia leve, em prosa, e versos satiricos. 
Sua redagao ficava na rua do Imperador, "na oficina de fer-
reiro, por baixo do Convento de Sao Francisco" (Bib. Pub. 
Est .) . 

O FEITICEIRO — Jornal Critico e Noticioso — Proprie-
dade de Jose I . Cavalcanti de Oria, circulou o primeiro nii-
mero a 19 de setembro de 1883, em formato de 22x16, com 
quatro paginas . Impresso na Tipografia de Antonio Irineu 
da Silva, indicava redagao a rua do Fogo n° 18, 3° andar . 
Prego do exemplar — 40 reis. 

Repleto de noticias e versos escabrosos, tipo pasquim, 
dele publicaram-se cinco edigoes, a ul t ima das quais da tada 
de 17 de outubro (Bib. Pub. Est.). 

O SECULO — Periddico Cientifico e Literario — Saiu 
a luz no dia 20 de setembro de 1883, para publicar-se bimen-
salmente, sendo impresso n a Tip . Industr ial , a rua do Im
perador n° 75, com redagao a rua do Rangel n° 28. Forma
to de 31x22, a tres colunas, com quatro paginas . Assinava-se 
a 1$000 para a capital ou 1$200 para fora. 

Destinado, consoante o artigo de apresentacao, a esti-
mular a "causa das letras, alavanca poderosa da instrugao", 
esperava que "os seus dias literarios, embora afanosos", fos-
sem "prosperos e favoraveis". 

Inserindo boa materia, dentro do programa enunciado, 
a folha seguiu sua marcha, pugnando, em editorials, pela 
aboligao da escravatura e pela republicanizagao do pais . 
Alem disso, so a colaboragao de S. de Meneses, Jose F . B . 
de Macedo, Jose Calazans de Assis, J . F . Morais Pinheiro, 
D . A. F . de Paula, Galdino Loreto, Henrique Azevedo e S. 
de Vasconcelos Galvao, os dois ultimos assinando poesias. 

Terminou o ano o n° 6, de 30 de novembro. 

Mais alguns meses e exibiu-se em nova fase, apresentan-
do o n° 1, ano II, a 21 de abril de 1884, como orgao quinze-
nal da Sociedade Luta Literaria, sendo toda a edigao dedi-
cada a memoria de Tiradentes . 

No segundo numero, a 4 de maio, expressou novo pro
grama: " . . . n a o e somente a liberdade politica o que quer 
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O Seculo; ele quer que a liberdade se estenda a tudo, ele 
quer tambem a liberdade social e a de cultos; e, por isso, 
t r a t a r a de ativar, tan to quanto puder, a propaganda eman-
cipacionista que se agita a tua lmente em nosso pa is" . De-
fenderia, de acordo "com o sempre chorado e jamais esque-
cido d r . Aprigio Guimaraes", a "Igreja livre no Estado li-
vre" . Mas, em conclusao, seu desiderato era "cultivar a lite-
ra tura , na acepcao mais la ta desta palavra" . 

Prosseguiu a publicacao, iniciando folhetim com as "Noi-
tes n a Taverna", de Alvares de Avezedo, que nao chegou a 
terminar , e inseriu producoes de Felicio Buarque, Henrique 
Azevedo, Gervasio Fioravanti Pires Ferreira, Guenes Junior 
(um dos redatores) , Galdirr© Loreto, Euclides Quinteiro e 
Morais Pinheiro, que assinava a cronica das reunioes da So-
ciedade Luta Literaria. Alem disso, F . B . divulgou u m a se-
rie de artigos sob o titulo "O povo. O Republicanismo entre 
nos . Seu sistema de propaganda" . 

Tendo circulado regularmente ate o n° 5, de 15 de ju-
nho, o n° 6 (e ultimo) so saiu no dia 1 de agosto (*), com 
o qual te rminava o primeiro tr imestre, ficando suspenso, 
" temporar iamente , por motivos imprevistos e de mui ta for-
Qa". Nao voltou jamais (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est .) . 

A BARONEZA RABUGENTA — Periodic*) Critico, No-
ticioso e Joco-Serio — Continuando o programa d'A Velha 
Rabugenta, divulgou a primeira edicao, n° 9, a 21 (1) de 
setembro de 1883. Nenhuma alteracao no feitio. Proprie-
dade de Raimundo O. Ramos da Silveira. Tipografia d'O 
Phonagrapho (2) . 

Especializou-se em t racar extensos comentarios politi-
cos. Combateu a escravatura, a corrugao e a imoralidade; 
fez o panegirico do lider liberal Jose Mariano Carneiro da 
Cunha e atacou o governo imperial . 

Publicou-se ate o n° 16, de 17 de novembro (Bib. Pub. 
Est.). 

(*) As edigoes de 1883 encontram-se na Biblioteca Publica do Estado, 
menos o n° 6, e as de 1884 no Arquivo Publico Estadual O derradeiro nu-
nnero coincide com o linico comprovante existente na Biblioteca Nacional. 

(1) Nao no dia 18, como consta dos "Anais'', de Alfredo de Carvalho. 
(2) O autor desta Historia da Imprensa mantem o principio de nao 

alterar a grafia dos titulos das publicacoes estudadas. 
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O FRADE — Jornal Critico e Noticioso — Circulou o n° 
1 (e unico) a 22 de setembro de 1883, formato de 22x16, com 
quatro paginas, impresso n a Tip . d'O Postilhao, Beco do 
Marisco n ° 2-F. So divulgou mater ia de duplo sentido moral, 
tipo acabado do pasquim em prosa e verso (Bib. Pub. Est.). 

O MACACO — Periodico Cientifico e Noticioso — Pu-
blicou-se u m a so vez: a 29 (1) de setembro de 1883, em pe-
queno formato de duas colunas, com quatro paginas, t ra-
zendo sob o titulo u m a vinheta de simio e os versos "Lira 
Macacatoria", assim terminados: 

"Tu, leitor, que gostas dele, 
Do Macaco, ai o t ens . 
Em paga disto (nao fujas) 
Manda pra ca dois v in tens" . 

Constituida, a materia , de notas ligeiras de critica e hu-
morismo barato, foi o jornalzinho impresso na Tipografia 
Industr ia l , tendo redagao instalada a rua do Fogo n° 54. 
Custava cada exemplar 500 reis (Bib. Pub. Est . ) . 

O CHICOTE — Jornal Critico e Humoristico — Deu a 
luz o n° 1 (e unico) a 29 de setembro de 1883, formato de 
21x16, com quatro paginas, sendo impresso na Tip . d'O 
Phonographo. Tipo acabado do pasquim, so inseriu mater ia 
de escandalo barato (Bib. Pub. Est . ) . 

TRINTA DE SETEMBRO — Numero unico, de 1883, 
com a da ta do titulo, publicou-se pa ra comemorar a liber-
dade da escravatura no municipio de Mossoro, editado pela 
Sociedade Ldbertadora Norte*-Rio-Grandenise. Foi impresso 
na Tipografia Industr ial , a rua do Imperador n° 14, em for
mato medio, a tres colunas de 18 ciceros, inserindo produ-
goes alusivas ao acontecimento, assinadas por Mart ins Ju
nior, Faelante da Camara, Alvaro Gurgel de Alencar, Geral-
do Sousa Pais de Andrade, Tobias Monteiro, Maria Candida 
Maciel de Vasconcelos, Tomaz Gomes e outros (Bib. Pub. 
Est .) . 

O URUBU — Jornal Critico e Humoristico — Apareceu 
no dia 30 de setembro de 1883, formato de 22x16, com qua
tro paginas, impresso n a Tip . d'O Phonographo, ins ta lada 

(1) Nao no dia 25, como se acha registado nos "Anais". 
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no Beco do Sarapatel (depois Travessa do Carmo) n° 2 . 
Preco do exemplar — 40 reis. 

So divulgando assuntos escandalosos, tipo acabado do 
pasquim, como tantos outros da epoca, viveu ate o n° 5, de 
19 de outubro (Bib. Pub. Est .) . 

O FALLA TUDO — Jornal Critico e Noticioso — Saiu 
a lume o n° 1 e unico no dia 5 de outubro de 1883, com qua-
tro paginas de pequeno formato, impresso na Tip . d'O Li-
vre Pensador. A t i ragem "limitava-se" a . . . 2.900 exempla-
res e vendia-se o exemplar a 40 reis. Abriu com um editorial 
a respeito da necessidade da emancipagao da escravatura, 
seguindo-se-lhe uma saudagao, em versos, ao lider politico 
Jose Mariano, por Jose Miranda C. Lima, e o restante so de 
pasquinadas, inclusive "As verdades do Falla Tudo". Era, 
tambem, propriedade de A. de Sousa Maia (Bib. Pub. Est . ) . 

CRUZADA ACADEMICA — orgao do Clube Academico 
Catolico — Impresso na Tip . Central, em formato medio, 
com quatro paginas, circulou a 10 de outubro de 1883, des-
tinando-se a "defesa das ideias religiosas". Sob o titulo, t ra-
zia o seguinte, como lema: "Quod ab omnibus, quod ubique, 
quod semper". Eram redatores: Gaspar Costa, Geraldo Sou
sa Pais de Andrade, Teodorico Magno, padre Assis B . de Me-
neses, Gomes Vilar e Pedro Ribeiro, todos figurando com ar-
tigos assinados. Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

A INDUSTRIA — "£ este — noticiou O Tempo, de 18 
de outubro de 1883 — o titulo de um pequeno periodico que 
ontem viu a luz nesta cidade pela primeira vez, sendo a pu-
blicacao irregular e distribuida g ra tu i t a" . Era propriedade 
da firma Adolfo & Cia. 

O CANARIO — Jornal Critico e Noticioso — Saiu o pri
meiro numero no dia 21 (1) de outubro de 1883, formato 
de 21x15, com quatro paginas de duas colunas. Foi impresso 
na tipografia d'O Livre Pensador, declarando ter redagao 
instalada n a rua do Fogo n° 54. Preco do exemplar — 40 
reis. Lia-se no expediente: "O redator desta gazeta declara 
que quern por si se julga a mim nao ofende". 

(1) Nao no dia 12) como consta dos "Anais". 
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Foi mais um orgao de linguagem licenciosa, so ocupado 
em ridiculos e escandalos. Ainda deu a publico o n° 2, da-
tado de 27 do mesmo mes (Bib. Pub. Est.). 

O CACHORRO — Jornal Critico e Noticioso — Impresso 
na tipografia d'O Postilhao, em pequeno formato, "o n° 1 
e unico saiu a 21 de outubro" . Tipo pasquim ("Anais"). 

A MATRACA — Jornal Critico e Noticioso — Saiu a 
lume no dia 22 de outubro de 1883, sem mais voltar a tona . 
Impresso na Tip. da Rua de Sao Francisco n° 2-F, com qua-
tro paginas de duas colunas, t inha redacao a rua do Fogo 
n° 54. Sem nenhuma diferenga d'O Macaco, copiou-lhe as 
dez primeiras linhas da nota de apresentagao, frisando: "A 
minha aparigao a ningueim deve causar assombro" (Bib. 
Pub. Est.). 

O DESENGANO — Jornal Critico e Humoristico — Im
presso na tipografia d'O Phonographo (1883), era pequeno 
formato, "o n° 1 e unico (?) saiu a 25 de outubro. Pasquim" 
("Anais"). 

A COTIA — Jornal Critico e Noticioso — Com redagao 
a rua do Fogo n° 54, tendo o carater de pasquim, destinava-
-se, porem, ao objetivo a seguir, consoante o seu artiguete 
de apresentagao: 

"1° — auxiliar as autoridades superiores no bom desem-
penho da justiga; 2° — defender o fraco e o inocente contra 
o forte e o criminoso; 3° — dominar os vicios e os abusos, 
combatendo-os sem t regua" . 

Foi impresso na Tip. da Rua de Sao Francisco n° 2-F, 
circulando pela primeira vez (e unica) a 31 de outubro de 
1883, em pequeno formato, com quatro paginas (Bib. Pub. 
Est.). 

O PANCUDO — Jornal Critico e Humoristico — De lin
guagem solta e licenciosa, circulou uma so vez, no dia 6 de 
novembro de 1883, formato de 22x16, com quatro paginas . 
Confecgao da tipografia d'O Phonographo (Bib. Pub. Est.) . 

A TABICA — Jornal Critico e Humoristico — Apareceu 
no dia 16 de novembro de 1883, formato de 22x16, com qua
tro paginas, impresso na tipografia d'O Phonographo. Lin-
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guagem pouco decente, a principal de suas pasquinadas era 
a secao, em versos, "Tabicadas"; e como eram fortes! 

Semanario, circularam tres numeros, o ult imo deles no 
dia 30 (Bib. Pub. Est .) . 

O BEM-TE-VI — Jornal Critico e Humoristico — Im-
presso na tipografia d'O Phonographo, Beco do Sarapatel 
n° 2, formato de 22x16, com quatro paginas, dizia-se orgao 
mensal, cobrando 500 reis por mes . Linguagem de pasquim, 
foi possivel observa-la nos n s . 4, de 18 de novembro (1), e 
7, de 13 de dezembro de 1883. 

Ent re tanto , no n° 1, ano II, de 13 de Janeiro de 1884, 
anunciou O Bem-te-vi novo programa: " . . . defender os di-
reitos do povo, censurar os maus governantes" e "bradar 
contra as imoralidades". Inseriu, inclusive, comentario ver-
berando a al ta do prego da c a m e verde, que at ingira 800 
reis por qui iograma. Mas a edigao terminou com notas de 
escandalo e maus versos chistosos. 

Nao h a indicio de ter prosseguido (Bib. Pub. Ets.) (2) . 

A PEIA — Periodico Cientifico, Critico e Peador — Saiu 
a 24 de novembro de 1883, impresso n a Tip . da Rua de Sao 
Francisco n° 2-F, com quatro paginas de duas colunas a 15 
ciceros. 

Abrindo o texto, declarava um Aviso que a redacao re-
cebia "artigos amorosos e noticias, tudo por pregos comodos, 
a rua do Fogo n° 54" . 

Segundo o editorial, A Peia seria "manejada somente 
pela moralidade", constituindo sua missao bater de rijo "nas 
costas dos ladroes, dos patoteiros, dos venais, ou seja, vis-
conde, conde, barao, marques, autoridade policial, adminis-
t rat iva ou judiciaria". 

Em meio as criticas, motejos e pasquinadas, divulgou 
sonetos de Sousa e Ricardo Guimaraes . Nada obstante os 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho atribuiu, erroneamente, a data 
20 de novembro ao primeiro niimero d'O Bem-te-vi, que deve ter apare-
cido em fins de outubro. 

(2) Colegao desfalcada. 
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prognosticos da redagao, o jornalzinho ficou mesmo no pri-
meiro numero (Bib. Pub. Est .) . 

O BACAMARTE — Periodico Contra a Corrugao e Imo-
ralidade — Deu a luz o primeiro numero a 25 de novembro 
de 1883, com quatro paginas de pequeno formato, sendo im-
presso na Tip . d'O Phonographo. 

No dia 1° de dezembro circulou o n° 2 (1), trazendo, 
sob o titulo, mais o seguinte: "Viva a moralidade! — Fora 
a corrugao!". Divulgou artigos e notas, inclusive politicas. 
Prego do exemplar — 40 reis (Bib. Pub. Est.) . 

O MORCEGO — Periodico Livre e Satirico — Tipo pas-
quim, circulou apenas uma vez, a 4 de dezembro de 1883> 
impresso na Tip. d'O Postilhao. Formato de 21x16, com qua
tro paginas (Bib. Pub. Est .) . 

O QUIRI — Periodico Cientifico, Critico e Noticioso — 
Nada mais que um repositorio de notas de escandalo nas 
ruas escusas, publicou-se apenas um numero, datado de 8 
de dezembro e impresso na Tip . da Rua de Sao Francisco 
n° 2-F. Redagao na rua do Fogo n° 54. Pequeno formato, 
com quatro paginas (Bib. Pub. Est.). 

O REPUCHO — Acha-se registado nos "Anais", como 
tendo circulado, feito pasquim, em 1883. Sem pormenores. 

O TURBILHAO — Identico ao anterior. 

1 8 8 4 

FOLHINHA POPULAR — Para 1884 — "Editada e a 
venda na tipografia d'A Tribuna, a rua da Imperatriz n° 
73" . Anunciou-lhe o aparecimento, desde 4 de setembro do 
ano transato, o diario O Tempo, acrescentando: "fi um tra-
balho interessante e que vale muito bem os 200 reis por cada 
exemplar. Alem do calendario, contem a Folhinha muitas 
tabelas, charadas, receitas e informagoes utilissimas". 

(1) Alfredo de Carvalho registara, apenas, o n° 1, dando-o como 
linico publicado. 
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O TELEGRAPHO — Periodico Satirico, Joco-Serio e No-
ticioso — Comecou a circular no dia 13 de Janeiro de 1884, 
formato de 31x21, com quatro paginas de tres colunas de 
composicao, assinando-se a $500 por mes . Impressao da ti-
pografia si tuada a rua de Sao Francisco n ° 2-F. 

Do seu programa, expresso no editorial de abertura, 
constava: "file noticiara o que lhe for transmitido, e t r a ra 
ao conhecimento de todos o que for vendo para que sejam 
ridicularizados os charlacaes e encomiados os homens de 
senso". 

Esclarecendo melhor sua posigao, escreveu O Telegra-
pho, no n° 2, que nao conhecia "politica senao aquela que se 
assenta no triangulo civilizador •— liberdade, igualdade, fra-
ternidade". E mais: " . . .declara-se oposicionista a todos os 
governos, a todos os politicos que nao tendam com seus sa-
crificios em beneficio do pais" . 

Seguiu-se a publicacao regularmente, cada semana, in-
serindo materia variada, com predominancia das secoes 
"Variedade" e "Risos" e do noticiario. Na parte de Litera-
tura, escreveram C. Rodrigues, S. Filho, Bam, R. Elviro de 
Melo, Seetelenno, Clemente F . da Silva, e tc . A principio in-
serindo poucos anuncios, terminou com a ul t ima pagina 
cheia deles. 

Circularam, pelos menos, sete edicoes (1), a ult ima das 
quais datada de 2 de marco (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) 
(2 ) . 

A ARTE DRAMATICA — Jornal de ocasiao — Para dis-
tribuigao gratuita, propriedade de Francisco de Paula Ma-
fra, circulou pela primeira vez no dia 14 de fevereiro de 1884, 
formato de 31x20, com quatro paginas de duas largas colu
nas de composigao. Impressao da oficina do Jornal do Re
cife, a rua do Imperador n° 47, em papel couche. 

Pretendia, consoante o artigo de apresentacao, assinado 
por Lidio de Albuquerque, "aviventar as ideias sobre uma 

(1) Os "Anais", de Alfredo de Carvalho, registaram, como ultimo, 
o n° 6, de 17 de fevereiro. 

(2) O Arquivo Publico Estadual possui colecao d'O Telegrapho ate 
o n° 6, mas na Biblioteca Publica do Estado, onde so existem dois nu-
tneros esparsos, esta o 7°. 
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das mais palpitantes necessidades para os povos civilizados, 
qual a de fazer sentir o interesse resultante das boas ligoes 
de moral, que para eles gera a arte dramatica, incontesta-
velmente uma escola primorosa, onde se aprende tudo aquilo 
que uma sa moral pode inocular no coracao do homem". 

Seguiram-se, a proposito de drama e de teatro, artigos 
de Tobias Barreto, Jose Izidoro Martins Junior, Pereira da 
Costa e Ovidio Filho; folhetim humoristico de Afonso Olin-
dense e um soneto de Lima Penante, ocupando a pagina fi
nal um anuncio da representacao do dia, no Teatro Santa 
Isabel, pela Companhia Dramatica da Empresa Lima Pe
nante & Soares de Medeiros. 

O segundo numero, sem n e n h u m a materia assinada, 
saiu a 6 de marco, rnao fugindo, todavia, a finalidade do 
jornal . Passaram-se seis meses, quando apareceu, no dia 13 
de setembro, o n° 3, inteiramente dedicado a atriz Emilia 
Adelaide Pimentel, quase todo escrito por Seixas Borges e 
Afonso Olindense, acompanhando-o um Suplemento so com 
o retrato da homenageada, artist icamente desenhado por 
Vera Cruz, em li togravura. 

Dois meses apos, datado de 11 de novembro, circulava 
o n° 4 (1) solenizando o reerguimento do drama em Per-
nambuco, com a reabertura do Santa Isabel pela compa
nhia organizada por Emilia Adelaide. Alem do nome do pro-
prietario, constou, entao, do cabecalho o imenso corpo re-
dacional a seguir: Afonso Olindense, Tobias Barreto, Sousa 
Pinto, Lidio Mariano, Martins Junior, Alfredo Falcao, Ovidio 
Filho, Pereira da Costa, Castro Vilela e Lima Penante . Nada 
obstante, so teve assinatura o soneto "Arte dramatica", de 
Castro Vilela. 

Voltou A Arte Dramatica em 1885 — n° 1, ano II — da
tado de Janeiro, na qualidade de "orgao do Clube Dramatico 
Familiar — Publicacao mensal confiada ao Jur i Dramatico 
do mesmo Clube". Assinatura semestral — 2$000. Preco 
do exemplar — 400 reis. Impressao da tipografia situada na 
rua Duque de Caxias n° 6, em papel especial. 

Circularam no segundo ano, apenas, quatro numeros 
(colaboracao de Alfredo Oscar May e de Zeo e aiiigos da 

(1) Nao o n° 5, de 15 de novembro, como consta dos "Anais". 
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redagao), o ultimo dos quais em maio, comemorativo do ter-
ceiro aniversario do Clube (ocorrido a 28 de ab r i l ) . 

Na primeira pagina da edigao em tela figurou, apenas, 
o registo da da ta festejada, em caracteres fortes; liam-se, 
nas duas do centro, artigos alusivos, de Ovidio Filho, Claudi-
no dos Santos, Alfredo Pinto Vieira de Melo e Ulisses Pon.ce 
de Leon e versos de J . Gongalves Junior, estampando-se n a 
ul t ima o anuncio do espetaculo levado a cena no Teatro San
t a Isabel: "A Cabana do Pai Tomaz", com o qual o sodalicio 
assinalou o evento (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) (2) . 

VINTE E CINCO DE MARCO (1) — Numero linico de 
1884, com a da ta do titulo, publicou-se em "comemoragao ao 
maior dia da patr ia" , como "homenagem da Caixa Cearense 
Emancipadora Pedro Pereira as instituigoes congeneres abo-
licionistas", conforme constava, em letras fortes, da capa. 

Em formato de 35x23 (duas colunas de 18 ciceros), teve 
todas as suas oito paginas circuladas de l inhas, sendo a im-
pressao, a duas cores, feita n a T ip . Apolo, de A. P . Cunha , 
a rua do Hospicio n ° 79. Escreveram sobre a da ta : Figueira 
Lima, Filipe de Figueiroa Faria, Jose Austregesilo, R. de Farias 
Brito, Martins Junior, J . Moreira Alves, A. Olimpio da Ro-
cha, Ciridiao Durval e outros (Bib. Pub. Est .) . 

O CEARA LIVRE — Edigao "em favor dos escravos", pu
blicou-se o n° 1 a 25 de margo (1 A) de 1884, trazendo sobre o 
t i tulo: "Era moderna" — "Seculo XIX", e abaixo: "Despe-
dagou-se a u l t ima cadeia", com a ass inatura de Guerra Jun-
queiro. Sobre o tenia Abolicionismo escreveram: Clovis Be-
vilaqua, Artur Orlando, /Georgino Gongalves, Faelante da 
Camara, Alfredo Falcao, Claudino dos Santos, Mart ins Ju
nior e Antonio de Sousa P in to . 

(2) So encontrados no Arquivo Publico os numeros correspondentes 
a 1884 e na Biblioteca Piiblica os de 1885. 

(1) Toda a materia publicada no Vinte e Cinoo de Marco, n'O Ceara 
Livre (n° 1), nas edigoes especiais d"0 Rebate, O Incentivo, O Echo de 
Palmares, assim como artigos, poesias e discursos estampados na imprensa 
diaria na mesma data, acham-se enfeixados no livro "Pernambuco ao 
Ceara", tendo por sub-titulo "o dia 25 de margo de 1884". Constituiu 
uma homenagem da Comissao Central Emancipadora do Recife que atri-
buiu a tarefa de coordenagao e descricao das festas celebradas no Estado 
ao historiador Francisco Augusto Pereira da Costa. Edigao da Tipografia 
Central, 330 paginas, Recife, 1884. 

(1 A) Nao no mcs de maio, como esta nos "Anais"'. 

http://Pon.ce
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Circulou o n ° 2 a 28 de maio, n u m a homenagem do Clu-
be Ceara Livre a Jul ie ta dos Santos, n a noite do seu benefi-
cio no Teatro S a n t a Isabel . Constituiu-se n u m a polianteia 
a apreciada ar t is ta , so inserindo cronicas e artigos alusivos. 

F ina lmente , saiu no dia 28 de setembro a "terceira edi-
gao em homenagem aos escravos". Comemorava, entao, um 
dos dias "mais faustosos da pa t r ia" , quando se concedeu li-
berdade a "treze irmaos escravizados". Alem de outros, es-
creveram: Fernando de Castro, Samuel Martins, Mariano de 
Medeiros, Vilela do Rego e Olinto Victor, todos focalizando a 
lei de 1871, que declarou livres os filhos de mae escrava. 
(Bib. Pub. Est . ) . 

A RAZAO — Orgao quinzenal, surgiu no dia 12 de abril 
de 1884, formato de 31x22, a duas colunas de 16 ciceros, com 
quatro pag inas . Redatores principals: Dioclecio Fabio da 
Silva Rego, Henrique Azevedo, Rodolfo Pires e Joao Lages, 
alem da seguinte comissao de redagao: F . Alves de Mendon-
ga, M. de Sousa e V. Cavalcant i . Assinaturas: 1$500 por 
t r imestre e 500 reis por mes; ou 2$000 e 700 reis, respectiva-
mente, pa ra fora da capi ta l . Redagao e tipografia a rua das 
Flores n ° 24, 1° a n d a r . 

Apresentou-se com o artigo "O que vimos fazer n a im-
prensa", no qual dizia A Comissao de Redagao, ja n a par te 
final das consideragoes: "A fonte primordial, a causa efici-
ente de nossos males nao tern sido ou t ra senao o imperio do 
absurdo, onde so devia reinar a inteligencia. Assim, a nossa 
politica, bem se ve, nao e a politica insensata e de baixos in-
teresses, que temos a tua lmente ; a nossa religiao nao e a do 
paradoxo santificado e cheio de essencias orientals; a nossa 
filosofia nao e o culto do vago, do indefinido e do metafisico. 
Seremos, porem, tolerantes convenientemente e nao precipi-
taremos doidamente aquilo que so o t rabalho lento da evolu-
gao podera fazer". 

Metade da edigao foi dedicada a redengao dos escravos 
do Ceara . Ent re a mater ia assinada pelos redatores, figura-
ram os pseudonimos de Marc-Intosh e Alcione. 

Publicado o primeiro numero, verificou-se u m a cisao no 
corpo redacional, que resolveu deixar sozinho Dioclecio do 
Rego e mudar o ti tulo do jornal pa ra Echo da Evolugao. 
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Nada obstante, ainda circulou o n° 2 d'A Razao (1), da-
tado de 23 de abril, pugnando pela Instrugao e pela abolicao 
da escravatura (artigo de Mucio) e inserindo producoes lite-
rarias de Wolf, Dracon e Figueiredo (versos) (Arq. Pub. Est.) . 

F6LHA DO RECIFE — Deu a luz o primeiro numero no 
dia 15 de abril de 1884, impressa em tipografia propria, a 
rua de S. Francisco n° 2-F, para publicar-se trissemanalmen-
te . Formato de 37x25, com quatro paginas a tres colunas 
de composigao de 16 ciceros. Redatores: Ribeiro da Silva, 
Ovidio Filho e Mendes Bastos. Assinatura trimestral 2$000 
e numero avulso 40 reis. Sob o titulo lia-se: "Primeiro ano 
da emancipacao do Ceara", abrindo o texto um quadrinho 
com os dizeres: "A memoria de Pepes Vasconcelos". 

Constava do editorial de apresentagao: "Nao lisonjea-
remos; nao negaremos a Cesar o que lhe pertencer; nao se-
remos tolerantes ante os grandes e pequenos atentados". 
Seu escudo: "a honra, a verdade e a justiga". Ao fim, rendeu 
homenagem a Pepes, "um genio, que seria a pena mais ilus-
t rada do jornalismo pernambucano se a inveja dos Midas e 
a lei da destruicao nao existissem". 

De feigao grafica modesta, inserindo producoes assina-
das, noticiario e anuncios, estes na quar ta pagina, conser-
vou esse ritmo, circulando as tergas, quintas e sabados, com 
a esperanga de tornar-se diario, caso as circunstancias o per-
mitissem. Foram colaboradores reais, der\tre os que figu-
ravam no Expediente, Afonso de Albuquerque Melo, Alfredo 
Pinto Vieira de Melo, Fenelon Borba e Gaspar Costa. 

Nao deixou de comentar os acontecimentos politicos e 
sociais da epoca, especializando-se, porem, na parte noticio-
sa e informativa. 

A colegao manuseada atingiu o n° 9, de 12 de maio (Arq. 
Pub. Est.). 

Entretanto, a publicagao foi mais alem, consoante a re-
lagao de Alfredo de Carvalho, que assinalou, como ultimo, 
o n° 20, de 7 de junho do mesmo ano. 

(1) Alfredo de Carvalho registou, apenas, o n° 1. 
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Logo mais, no dia 17, igualmente de junho, o diario O 
Tempo divulgou u m a carta , nela declarando Ribeiro da Sil-
va, Ovidio Filho e Mendes Bastos: "Nesta da t a temos sus-
penso, temporar iamente , a publicacao da Folha do Recife, 
por circunstancias alheias a nossa vontade" . 

O LATEGO — Periodico Critico — Comecou a circular 
a 19 de abril de 1884, formato de 32x21, com quatro paginas 
a duas colunas largas de composicao. Impresso n a Tip . d'O 
Latego, s i tuada no Beco dos Mariscos (depois n a rua Cam-
boa do Carmo) , assinava-se, como semanario, que pretendia 
se-lo, a 3S000 por tr imestre, acrescidos de S500 para as outras 
provincias, ou 1S500 mensais, custando 250 reis o exemplar . 

O lugar do ar t igo-programa foi ocupado por outro sob 
o ti tulo "Vinte e cinco de marco", em homenagem a liberta-
cao da escravatura pelo Ceara, com u m a nota de pe de pa-
gina, em que se pediam excusas por nao ter circulado o jor
nal n a referida d a t a . 

So no segundo numero, de 3 de maio, e que saiu o edi
torial de apresentacao, no qual se lia: "Somos republicanos 
intransigentes, somos abolicionistas". Combateria "os estu-
dantes caricatos da adulagao" e mais "o crime e a banda-
lheira" e a "corrucao que emana do nauseabundo palacio 
de S. Cristovao, esse harem imundo onde se exercitam todos 
os lacaios passados, presentes e futuros do nosso Imperial 
senhor" . Concluiu declarando que nao temia a responsabi-
lidade dos seus a tos . 

A 9 de junho circulou o terceiro numero, cujo editorial 
combatia "a corrucao, o crime, a bandalhe i ra" . Ent re tan to , 
alem de noticiario e comentarios ligeiros, O Latego foi, mais 
do que tudo. literario, divulgando diversas poesias de Ricar-
do Guimaraes e versos satiricos assinados com pseudonimos, 
inclusivos de Voltaire Junior e Capitao Satan. 

Depois de mais tres edicoes (das quais nao res tam com-
provantes) , saiu o n° 7 a 24 de agosto, em que se aludiu a 
re t i rada de Ricardo Guimaraes da funcao de redator, repe-
liram-se ataques d'O Rebate e prometeu-se regularizar a 
circulagao do jornal, bas tan te malfeito graficamente e sem 
atragao in te lectual . 
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Circulou mais um numero a 11 de setembro, que, prova-
velmente, foi o ultimo (1) (Arq. Pub. Est . ) . 

ECHO DA EVOLUCAO — Apareceu no dia 19 de abril 
de 1884, com o n° 2, substituindo A Razao, no formato de 
30x21, com quatro paginas de duas colunas largas, impres-
so n a tipografia da rua das Flores n° 24, 1° anda r . Seus 
redatores — Henrique Azevedo, Misael de Sousa, Alves de 
Mendonca e Rodolfo Pires — afastavam-se, assim, do com-
panheiro Dioclecio Fabio da Silva Rego, com o qual se ti-
n h a m iniciado naquele outro jornal, deixando-o com o res
pective t i tulo. 

Constavam do expedients |os seguintes colaboradores: 
Afonso Olindense, Alfredo Pinto Vieira de Melo, Claudino dos 
Santos, Cicero Cesar, Pedro Bentzem e Landelino Camara . 
Publicando-se quinzenalmente, foi, sobretudo, orgao litera-
rio, acrescido de servigo noticioso, sem deixar de emitir pon-
tos de vista sobre a situacao politica do pais, que entendia, 
ja no n° 7, carecedora de substancial reforma administrat i-
va. O n° 3 foi em grande parte dedicado ao 32° aniversario 
do falecimento do poeta Alvares de Azevedo, e o 4° dedicou, 
igualmente, longo espaco a memoria do jurisconsulto Joa-
quim Goncalves de Lima, falecido um ano an tes . 

Findou-se o Echo com a setima edicao, da tada de 10 de 
junho, quando resolvera tornar-se semanario, tendo aumen-
tado bastante o formato (quatro colunas), passando para o 
corpo redacional Alberto J . Gois Teles. A ult ima pagina so 
cont inha reclamos comerciais. 

Alem das produgoes, era prosa e verso, do pessoal men-
cionado, mais Alcione e Nininhas, manteve-se u m a cronica-
-folhetim assinada, al ternativamente, por Erasmo e Jonko-
pings. Ficou n a primeira insergao outro folhetim — o ro
mance "A fonte do mal", de Afonso Olindense (Bib. Pub. 
Est. e Arq. Pub. Est .) . 

O JUDAS ISCARIOTE — Fundado no sabado de aleluia 
de 1884, publicando-se nova edigao um ano depois ("Anais"), 
existe comprovante do n° 1, ano III, datado de 24 de abril 

(1) Alfredo de Carvalho (obra citada) registara, apenas, o "n° 1 
e unico'', fazendo-o interrogativamente. 
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de 1886. Apresentou-se em formato de 26x18, com quatro 
paginas de duas colunas. Prego do exemplar — 0$40. 

Como unica materia, ocupando toda a edigao, em tipo 
corpo 10, sob o titulo continuo "Judas e . . . " , enfeixou 52 de-
finigoes, envolvendo politicos, comerciantes, industrials, ins
t i t u t e s publicas ou nao, funcionarios, todas as classes, para 
terminar : "Judas, enfim, sao todos os t ra tan tes e trampoli-
neiros" (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTA DA SOCIEDADE BAHIANA DE BENEFICEN-
CIA — Circulou com vinte paginas, incluida a capa, esta 
em papel de cor (formato de 30x23), no dia 6 de maio de 
1884, da ta do primeiro aniversario do sodalicio. Comissao de 
redagao: Batista de Oliveira, Bernardo Costa, M. Carvalho 
Ramos, Urbano Neves e Otaviano de Araujo; de revisao: 
Braulio Pereira, Antonio de Far ia e Aires de Almeida. 
Impressa na Tipografia Universal, de J . J . Alves de Albu
querque, t inha escritorio redacional a rua Visconde de Al
buquerque n° 44, 2° andar , pretendendo divulgar-se mensal-
mente . 

Visava, consoante o artigo-programa, "desenvolver e ele-
var a a l tura de que e digna a Sociedade Bahiana de Bene-
ficencia, a fim de poder realizar seus compromissos", entre 
os quais "combater e destruir os obstaculos que a pobreza 
opoe a cul tura da ciencia, que um capricho da sorte apre-
senta a centenas de irmaos nossos, aos quais e negada a en-
t rada em nossas academias" . 

Focalizando l i teratura e assuntos diversos, as paginas 
da revista acolheram produgoes de M. Santos, Afonso Joli 
e Sarahiba, alem das que tiveram assinatura dos redatores. 
Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

A IDEIA — "fi este — noticiou o Jornal do Recife, de 
17 de maio de 1884 — o titulo de um periodico que comegou 
a ser publicado no dia 15 do corrente e sai duas vezes por 
mes . Sao seus redatores os srs. R. Bettencourt , Oswaldo Sil-
va, Antonio M. da Costa Ribeiro, Walfrido Bastos e Artur 
Barroca e e orgao da Sociedade Certame Literario". 

Existem comprovantes dos n s . 3 e 4, de 15 e 30 de ju-
n h o . Quinzenario, imprimia-se na tipografia da rua das 
Flores n ° 24, 1° andar, formato de 31x22, com quatro pagi-
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nas a tres colunas de composigao. Assinatura tr imestral — 
1$000. 

So dedicado a l i teratura, divulgava produgoes, em pro-
sa e verso, dos redatores, menos o primeiro da lista, logo 
afastado, e de Sousa Filho (Bib. Pub. Est.). 

O ultimo publicado foi o n° 5, registado pela "Gazeti-
lha" do Jornal do Recife de 20 de julho de 1884. 

A FEITICEIRA — Novissimo Livro de Sortes para as 
festejadas noites de Santo Antonio, S. Joao e S. Pedro — Foi 
entregue a circulagao no dia 2 de junho de 1884, formato 
de 18x11, com 32 paginas de bom papel acetinado e capa 
rosea. Editor proprietario — Manuel G. da Silva. Impresso 
na Tipografia Mercantil, a rua das Trincheiras (hoje extin-
ta) n° 50. 

Publicava-se, o "livrinho", para facilitar, "por meio de 
u m a edicao popular, a todas as classes da sociedade, princi-
palmente a menos favorecida, a aquisigao de um livro que, 
a par de outros de igual assunto e de pregos mais elevados", 
proporcionasse "horas de agradavel passatempo nas tradi-
cionais noites em que se consultam os oraculos". 

Sua materia constou de duas par tes . Na primeira, as 
Sortes, divididas em oito "assuntos", a doze quadras de sete 
silabas, metade para "homens", metade para "senhoras" . 
Na segunda, uma colegao de 50 "mimosas quadras popula-
res" e o poema "A Feiticeira", de Melo Morais Filho, dos 
"Cantos do Equador". Nenhum anuncio (Bib. Pub. Est .) . 

A ERUDICAO — Impresso na Tip . Industrial , a rua do 
Imperador n° 14, formato de 32x21, com quatro paginas a 
duas colunas largas de composigao, saiu a lume no dia 4 de 
iunho de 1884, tendo como redatores Paulo Antigono, Pedro 
Melo, Sabino Junior, Andre Gomes e Roberto Guimaraes . 
Constava tambem do cabegalho a seguinte lista de colabora-
dores: dr . Clodoaldo Lopes; professores Conceigao Pessoa e 
Jose Nunes; Tertuliano Guimaraes e Primo de Ataide. Des-
tinado a circular duas vezes por mes, assinava-se a 1$500 
por trimestre e $500 por mes, ou, para fora da capital: 2$000 
e S700, respectivamente, tendo escritorio de redagao insta-
lado a rua Padre Floriano n° 25. 
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O artigo de apresentacao, de quase uma pagina, nao foi 
bastante convincente em seu emaranhado de frases; formu-
lou, apenas, um objetivo: "Instrugao a todas as camadas 
sociais". No segundo numero iniciava-se o folhetim "Os en-
jeitados", drama em quatro atos, de Antonio Enes, que nao 
passou da terceira insergao. 

Retirando-se o primeiro redator da lista, foi substituido, 
ja no n° 4, por Sacramento Ramos. Da peniiltima para a 
ultima edicao houve um interregno de 41 dias. Publicou-se 
a 11 de setembro o n° 5, com o qual o periodico encerrou sua 
existencia. Alem da materia em prosa, inseria poesias de Sa-
bino Junior e Andre Gomes (Arq. Pub. Est.). 

RESABIOS LYRICOS — Revista de Critica do Teatro 
Lirico — Entrou em circulagao a 6 de julho de 1884, ante-
cipadamente anunciada pelo diario O Tempo. Reuniu doze 
paginas, em pequeno formato, para vender-se a 200 reis o 
exemplar. Publicacao semanal, t inha como proprietario e 
redator o academico Manuel Claudino de Melo e Sousa, sen-
do impressa na rua das Flores n° 24, 1° andar . 

Foi possivel manusear comprovante do n° 4 (e ult imo), 
datado de 27 de julho, com 24 paginas, compreendendo, pois 
vinham numeradas seguidamente, as de n s . 37 a 60. Da 
capa, em papel de cor, so foi impressa a pagina de frente: o 
titulo e anotacoes do Expediente. A materia constituiu-se 
de assuntos teatrais, incluindo colaboragao de Adolfo Cam-
pelo e a segao "Variedades" (Bib. Pub. Est.). 

CASSANDRA — Serie de Novas Sortes para as noites 
de S. Antonio, S. Joao e S. Pedro — Circulou em junho de 
1884, obedecendo ao formato de 16x10, com 114 paginas de 
papel acetinado e capa em couche. Editores — Medeiros & 
Cia. Trabalho grafico da Imprensa Industrial, a rua do Im-
perador n° 14. 

Sua materia dividiu-se em cinco partes, a saber: Assun
tos (das Sortes), Charadas, Jogos de Prendas, Recitativos e 
Pensamentos e Proverbios (Bib. Pub. Est.). 

A LUZ — Orgao da Sociedade Recreio Literario Infantil 
— Publicaqao quinzenal, entrou em circulagao no dia 5 de 
julho de 1884, formato de 31x20, com quatro paginas de duas 
colunas largas. Redatores: Joao Atenogenes de Barros Luna, 
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Jose de Castro e Silva e Pedro Junior, com redagao instala-
da a rua das Flores n° 24, 1° andar, em cuja tipografia se 
imprimiu. Assinatura trimestral — 1$000. 

O editorial de apresentagao assim concluiu: "O nosso 
objetivo e concorrer, justa e legalmente, pela nossa eraan-
cipagao civil, politica e religiosa, t rabalhar pela liberdade, 
pela instrugao do povo. Sem limitar-se, portanto, A Luz a 
um programa definido, tera em vista tudo quanto possa con
correr legitimamente para o progresso de nossa pa t r ia . Po-
deremos ser vencidos, mas restarnos-a a gloria do trabalho". 

Logo no terceiro numero, a S. R. L. I . transformava-se 
em Congresso Literario Cientifico, o que passou a constar 
do cabegalho. Ao mesmo tempo, o segundo e o terceiro re-
datores eram substituidos por Alvaro Cavalcanti . 

De cur ta duragao, fora produgoes dos nomes menciona-
dos, teve a colaboracao, em prosa e verso, de Galdino de 
Barros, Camerino Sobrinho, Fortunato Rafael A. de Carva-
lho, Artunio Vieira e Antonio Guimara.es; mais a "Cronica", 
de Xavier Carneiro, constituida do resumo das reunioes so-
ciais. Cada edigao trazia um editorial sobre assunto do mo
menta . 

Findou com o n° 5, de 4 de setembro, sem terminar o 
folhetim de Atenogenes Luna "Vinganga e virtude", ja na 
sua quinta publicagao (Arq. Pub. Est.)-

O PHAROL — <Jrgao do Clube Aires Gama — Destina-
do a circular quinzenalmente, saiu a lume no dia 15 de ju-
lho de 1884 (1), com quatro paginas, em pequeno formato, 
tendo como redatores Artur Ramos, Artur Fenelon, Vicente 
Lima, Jose do Rego e Jose Florencio (Cf. O Tempo e o Jornal 
do Recife, edigoes de 16 e 17 de ju lho) . 

Logo mais, publicava-se o n° 2, ao que noticiou, a 5 de 
ag6sto, o primeiro dos referidos diarios. 

REVISTA DE FARMACIA — Grgao do Congresso Far-
maceutico de Pernambuco — "Destinada aos interesses da 
classe", deu a estampa o primeiro numero a 20 de julho de 

(1) tmico registo dos "Anais": "O Pharol — Recife, 1884". 

http://Guimara.es
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1884, formato de 31x22, com oito paginas . Impressa na Tip . 
Mercantil, assinava-se a 10S000 por ano, para a capital e o 
interior, acrescidos de 2S000 para as outras provincias, cons-
tando ainda do expediente: "Nao se aceitam anuncios de es-
pecialidades estrangeiras de natureza a lguma. Os demais 
serao publicados conforme ajuste previo". 

Lia-se, no editorial de apresentacao: A Revista de Far-
macia "vem marcar u m a era nova nos anais da lu ta pela 
vida dos farmaceuticos de Pernambuco. £ a primeira que se 
ergue nesta provincia e quica de todo o norte do Imperio". 

"De acordo com a letra dos Estatutos do Congresso, a 
Revista vira estreitar mais a uniao da classe por meio de 
correspondencias dos farmaceuticos do sul e do norte do Im
perio" . 

Publicou-se reonlarmente. cada mes, inserindo materia 
especializada, incluindo noticlario, atas, formularios e de
mais informacoes de utilidade para a classe. O n° 13, pro-
vavelmente ultimo, circulou a 1° de setembro de 1885 (Bib. 
Pub. Est. e Bib. Nac.) (1) . 

A SOBERANIA — Orgao do Clube Conservador Acade-
mico — Surgiu no dia 11 de agosto de 1884, formato medio 
de quatro colunas, com quatro paginas, sendo impresso na 
Tip . da Rua das Flores n° 24, 1° andar, com redagao a rua 
Pedro Afonso (hoje, da Praia) n° 59. O corpo redacional, 
sob a chefia de biogo Cavalcanti de Albuquerque, estava 
assim constituido: Nogueira Jaguaribe, Hugo Barradas, Sa
les Barbosa, Cavalcanti Mendonca, Magalhaes Bastos e De-
raldo Maia, os dois ultimos substituidos, no segundo numero, 
por Gongalves Maia. 

O artigo de apresentagao, inti tulado "A nossa profissao 
de fe politica", assinado pelo redator-chefe, ocupou mais de 
uma pagina, assim concluindo: "Somos conservadores, mas 
nao desertamos das falanges do progresso! Eis iniciada a 
nossa missao n a imprensa" . 

Saiu o n ° 2 no dia 28. Alem da produgao dos redatores, 
liam-se prosa e verso de Ciridiao Durval, Francisco Verneck 

(1) Colegoes incompletas. 
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e Luiz Guimaraes, findando com a "Resenha". O n° 3, que 
foi ultimo, publicou-se no dia 20 de setembro, bem redigido 
e farto de materia assinada, como os anteriores (Arq. Pub. 
Est.). 

AMERICA DO SUL — 6rgao trimestral, propriedade 
"de uma Associacao", deu a luz o primeiro numero a 15 de 
agosto de 1884, formato de 40x28, com quatro paginas a tres 
colunas de 18 ciceros. Tmpressao da Tinografia Universal, 
a rua do Imperador n° 50, custando 2$000 a assinatura tri
mestral . Eram redatores: Maniuel L. de Carvalho Rimos, 
Bernardo Costa, Zacarias dos Reis e Antonio Faria, estando 
o escritorio da redagao instalado a rua da Matriz n° 44, 2° 
andar . 

No artigo de apresentagao, dizia dividir-se sua materia 
em "uma parte cientifica, uma parte literaria e outra humo-
ristica", advogando os interesses "dos leitores, nos limites 
determinados pela justiga". 

Divulgou produgoes assinadas por Carvalho Ramos 
(duas), Sales Barbosa e Berta, com uma parte noticiosa e 
poucos aniincios. Assim prosseguiu, circulando em datas 
indeterminadas, inserindo boas cronicas, sobre assuntos ge-
rais, assinadas com os pseudonimos Joao Frolo, Zebedeu, 
e tc . ; produgoes outras, em prosa e verso, a cargo dos reda
tores e tambem de Tito Cardoso, Eurico de Caldas Brito e 
Sales Barbosa. Nao faltaram editorials sobre a politica na-
cional e, por fim, de apoio a aboligao da escravatura. 

Publicaram-se, apenas, sete edigoes, a ultima das quais 
datada de 25 de outubro (Arq. Pub. Est.). 

A MACACA — Periodico Critico — Circulou o primeiro 
numero (e unico) no dia 18 de agosto de 1884, formato de 
21x16, com quatro paginas, sendo impresso em tipografia da 
rua Camboa do Carmo. So divulgou notas satiricas, trogas, 
pequenos escandalos de esquinas e lugares excusos, utilizan-
do linguagem pouco decente (Bib. Pub. Est.). 

A JUSTIQA — Polianteia de 21 de agosto de 1884, apre-
sentou-se com quatro paginas de duas colunas largas, em 
papel couche roseo, impressa na tipografia da Rua das Flo-
res n° 24, 1° andar . Constituiu um "preito da Faculdade do 
Recife ao dr. Jose Joaquim Seabra, no seu XXVIII aniver-
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sario", inserindo producoes alusivas, em prosa e verso, de 
Alvaro Gurgel de Alencar, Seixas Borges, Anibal Seixas, Ci-
ridiao Durval, Sales Barbosa, Geraldo S. Pais de Andrade 
e J . Holanda da Cunha (Bib. Pub. Est.). 

O ARREBOL — Periddico Literario, Cientifico e Satirico 
— Orgao "de uma ,Associagao, tendo como diretor Julio 
Hancem, surgiu a 30 de agosto de 1884, formato de 32x21, 
com quatro paginas a duas colunas de composicao, circula-
das. Sob o titulo, trazia: "Colaboragao franca aos assinan-
tes" e "Libertas et lux", sendo a impressao feita, em papel 
especial, na Tip. Industrial, a rua do Imperador n° 14. 

Com programa modesto, expresso em ligeiro editorial, 
assim concluiu A Redacao: " . . .prometeremos, unicamente, 
aqueles que se dignarem auxiliar-nos, o cumprimento do 
nosso dever tendo como divisa a frase gigante do pensador 
prof undo do Calvario: Igualdade, Liberdade e Fraternidade". 
(Sic). 

Dizendo-se publicagao trimestral, saiu o segundo nume-
ro, que foi o ultimo, no dia 10 de setembro. Divulgou assun-
tos locais, em artigos assinados por Orion, J . Pinheiro e Artu-
nio Vieira, este tambem responsavel pelo folhetim literario, 
tendo iniciado no segundo numero a novela "Como eu fui 
a Torre", que terminou com um "continua". E mais: versos 
de Jose de Castro, Pacifico dos Santos e Manuel Chaves, um 
dos redatores (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac. (o n° 2)) . 

OFFERENDA — Ao ator Alvaro Felipe Ferreira, por 
seus admiradores do Recife, no noite do seu festival. — Nu
mero unico de 11 de setembro de 1884, para distribuigao 
gratis, apresentou-se com quatro paginas de duas colunas, 
circuladas. Escreveram sobre o homenageado: Sales Barbo
sa, Antonio de Sousa Pinto, A. P . Chichorro da Gama, Gon-
calves Maia, Ciridiao Durval, Jocelin Brandao e outros ABib. 
Pub. Est.). 

A DEMOCRACIA — Sob a orientagao de Antonio Epa-
minondas de Melo, apareceu no dia 18 de setembro de 1884, 
formato medio, com quatro paginas de quatro colunas a 16 
ciceros, sendo impresso na Tip. dos Democratas, a rua Du-
que de Caxias n° 6. Custava 12$000 a assinatura anual e 
publicava-se "uma ou duas vezes por semana, enquanto nao 
estiver completamente montado o nosso estabelecimento ti-
pografico". 
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Nasceu "sob a inspiragao antiga e constante de homens 
que tern servido ao partido liberal, a causa democratica", 
dizia o editorial de apresentagao, acentuando: " E mais uma 
tentat iva para que haja um jornal que part icularmente se 
ocupe da aplicagao do principio de liberdade, e discuta os 
interesses legitimos da politica liberal desta provincia, com 
certa independencia e franqueza, mantendo e esclarecendo, 
quanto lhe for possivel, a opiniao liberal". 

Inseriu editorials sobre a necessidade da extingao da es-
cravatura, sobre o governo provincial, eleigoes e instrugao 
publica, alem de noticiario, variedades, folhetim e versos de 
Benvenuto Lobo e Afonso Joly (Bib. Pub. Est.). 

Nao existem outros comprovantes d'A Democracia. En-
tretanto, a publicagao continuou, segundo Alfredo de Car-
valho, ate o n° 6, de 26 de outubro. E possivel mesmo que 
t inha ido mais longe. 

O FRADE — Periodico Critico — Publicou-se u m a unica 
vez, no dia 23 de setembro de 1884, formato pequeno, com 
quatro paginas, inserindo materia do mesmo quilate d'A 
Macaca (Bib. Pub. Est.) . 

CRI-CRI — Jornal Avulso — De duas paginas, so im-
pressa a da frente, circulou a 27 de setembro de 1884, for
mato de 32x21, com duas colunas largas de composicao. 
Confeccionado na tipografia de A. I . Silva, em bom papel, 
apresentou-se com uma nota de dez linhas, assinada por 
Marrasquino & Cia., em que dizia: 

" E bem resumido o programa deste novo jornal . Tem 
por fim publicar o resumo do libreto das operas que se re-
presentar, fazer umas caretas a certos tipos, analisar o de-
sempenho das pegas e . . . brincar levemente com alguns 
amigos". Mais umas palavras e concluiu: " E jornal para rir 
e deve expirar logo que termine a temporada do sr. Milone". 

Cumpriu o programa, inserindo secoes ligeiras, tais 
como: "Na r i b a l t a . . . " por Zenobia; "Reverbero lirico", por 
Japones; "Lirismos", por Petit Due, e tc . , cabendo a Marras
quino & Cia. a abertura da pagina. 

Circulou semanalmente. expirando com o n° 5, datado 
de 26 de outubro (Arq. Pub. Est.). 
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O CONSERVADOR ACADEMICO — 6rgao do Gremio 
de igual nome, apareceu no dia 27 de setembro de 1884, im-
presso n a tipografia da rua das Flores n° 24, 1° andar. Pre-
tendendo sair bimensalmente, estabeleceu redagao a rua Du-
que de Caxias n° 30, 1° andar , e divulgou a seguinte tabela 
de ass inaturas : semestre — 3$000; t r imestre — 2$000; mes 
— $700, com aumentos para fora da cidade; numero avul-
so — $400. Formato de 43x30, a quatro colunas de 14 cice-
ros e quatro paginas . Sob a chefia de Joao de Siqueira Men-
des, era o seguinte o corpo redacional: Joao Leopoldino, 
Claudino de Melo, Lins Caldas, Manuel Pa tur i e Barbosa 
Magalhaes. 

Apesar de conservadores, segundo o artigo de apresen-
tacao, assinado pelo redator-chefe, davam os academicos 
profissao de fe emancipacionista. 

Divulgou longos artigos politicos, assinados ou nao 
( tambem algum noticiario), predominando neles a ideia da 
emancipagao, embora "nao bruscamente, de chofre", como 
doutrinou Claudino de Melo, ao sentenciar: "Faca-se do es-
cravo o cidadao". O mesmo Claudino iniciou u m folhetim, 
que cont inuaria n a edicao seguinte, mas nao h a noticia de 
que tivesse prosseguido a publicacao (Bib. Pub. Est. e Arq. 
Pub. Est . ) . 

O DIABINHO — Entrou em circulacao a 27 de setem
bro de 1884, formato de 22x15, com quatro paginas de duas 
boas colunas, impresso em tipografia da rua das Cruzes (ho-
je, rua Diario de Pe rnambuco) . Publicacao bissemanal . 

Nao vinha, segundo concisa nota de apresentacao, "vo-
mitar fogo pelos olhos, pelas ventas e pela boca"; nao espan-
tar ia "as beatas, nem as criangas, nem as almas crendei-
ras", mas, sabendo de tudo, pretendia "moralizar a socie-
dade" e "corrigir a humanidade" , concluindo: "Sua a rma: 
a l inguinha; a r m a de dois fios: o critico e o ridiculo". 

Bern redigido, de agradavel aspecto material, cumpriu 
seu programa nos poucos numeros dados a circulacao, ocu-
pando-se de temas como o voto, as eleicoes em perspectiva 
e o Part ido Liberal, do qual era adepto, alem de assuntos 
mais leves, inclusive em versos chistosos. A colaboracao era 
assinada por Pafuncio, Chico Cebola, Case, Chiquiirho, K. 
Indo, K. Fifa e Frei Bernardo. 
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Circularam, apenas, seis numeros, o ultimo dos quais 
datado de 21 de outubro, vendendo-se o exemplar a 40 reis 
(Arq. Pub. Est.). 

RIO BRANCO — Periodico Conservador. Religioso e Li-
terario — Surgiu no dia 28 de setembro de 1884, formato 
de 30x20, com quatro paginas de duas boas colunas. Redator 
e proprietario — Grak Lok (pseudonimo do Capitao Antonio 
Gracindo de Gusmao Lobo), auxiliado pelo alferes Julio Co-
riolano Dias. Impressao da Tipografia Universal. Redagao 
n a rua Cruz Cabuga (atual Duque de Caxias) n° 11, 1° an-
da r . Tabela de assinaturas: ano — 12$000; semestre — 
6$000; tr imestre — 3S000; para o interior e provincias — 
14$000, 7$000 e 3S500, respectivamente. Preco do exem
plar — 250 reis n a capital e arrabaldes; fora dai — 260 reis. 

Circulando, antes, .com o titulo O Latego, explicou o 
artigo inicial, a proposito da substituigao: "Com esta deno-
minacao — Rio Branco — sob a qual come§amos no presen-
te numero, temos que ficara assim melhor traduzido o nosso 
programa, que e a emancipacao gradual da escravatura 
brasileira, t r ibutando ao mesmo tempo u m a modesta mas 
sincera homenagem a memoria sempre respeitosa de u m a 
notabilidade patr ia tal como foi Jose Maria da Silva Para-
nhos, depois Visconde do Rio Branco" . 

Mudara o titulo precisamente no dia em que, treze 
anos atras, foi promulgada a lei que extinguiu o trafico de 
africanos. 

Ao que tudo indica, nao ocorreu n e n h u m a out ra edigao 
ate o fim do ano . 

Reapareceu — n° 1, ano I I — a 7 de Janeiro de 1885, 
pretendendo publicar-se semanalmente . Logo no n° 4 su-
bstituia-se o alferes Coriolano (que tomava conta do escrito-
rio) por outro alferes, chamado Joao Galdino Cavalcanti de 
Albuquerque, cedendo este o lugar, ao at ingir o n ° 20, ao 
tenente Antonio Machado Revoredo. 

O periodico seguiu sua meta, inserindo editorials sobre 
politica, financas, administracao, e t c . ; noticiario variado; a 
secao "Assuntos diversos"; "Li tera tura" e folhetim, com o 
romance "De noite todos os gatos sao pardos", de Rebelo da 
Silva. Pequenos anuncios fechavam a u l t ima pagina . Alem 
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das constantes poesias de G. L. (o diretor) , contou com a 
colaboragao poetica de Tertuliano Pessoa, Joao dos Santos 
Jorge, Cleodon de Aquino, Joaquim Candido da Costa Pe-
reira e Julio Hancem. 

A edigao de 22 de agosto foi dedicada a elevagao do Par-
tido Conservador ao poder. A de 9 de setembro deu inicio ao 
folhetim "A lu ta pelo amor", de F . Th Jacques, no lugar do 
anterior, que ficou, depois de numerosas insergoes, sem ter-
minar , como nao terminar ia o novo. 

Sem alteragoes no programa enunciado, apenas ocor-
rendo algumas lacunas na circulagao, o Rio Branco chegou 
ao n° 40 a 14 de dezembro. Pretendia, consoante o editorial de 
despedida para as ferias de fim de ano, voltar em 1886, o 
que nao foi possivel (Bib. do Inst. Arq.). 

O BADALO — Periodico Critico — Sem que exista cora-
provante do primeiro numero, saiu o n ° 2 a 21 de outubro 
de 1884, formato de 22x16, com quatro paginas . Dizia-se 
"publicagao avulsa" e, afora u m soneto de Ricardo Guima-
ra.es, so divulgou mater ia do genero satirico, mordaz, de du-
plo sentido e ate sem sentido (Bib. Pub. Est .) . 

HOMENAGEM A DISTINTA ATRIZ ADELA NAGHEL 
(1) — P^r seus admiradores de Pernambuco, em a noite de 
seu beneficio — Numero unico, pa ra distribuigao gratis, circu-
lou a 23 de outubro de 1884. Impresso n a Tip . Universal, 
a r u a do Imperador n° 50, apresentou-se em formato de 32x 
20, com quatro paginas de duas colunas de composigao, cir-
culadas de v inhetas . 

Iniciou a polianteia Manuel Jose de San tana Araiijo Fi-
lho, seguindo-se, nas saudagoes, em prosa ou verso, a famosa 
cantora, Julio Falcao, F . Lima, Graciliano Martins Sobri-
nho, Sa ldanha Pinto, Ponciano de Miranda e outros (Arq. 
Pub. Est . ) . 

A ORTIGA — Periodico Critico — Redigido em lingua-
gem licenciosa, saiu o n° 1, que foi ultimo, no dia 27 de ou
tubro de 1884, formato de 22x16, com quatro paginas (Bib. 
Pub. Est.). 

(!) Nao consta dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 

http://ra.es
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A CRISE — Periodico Critico — Publicagao avulsa, deu 
o n° 1 e unico a 2 de novembro de 1884, formato de 22x14, 
com quatro paginas . Na primeira, em editorial, dizia-se 6r-
gao republicano, aconselhando o eleitorado a votar certo no 
pleito que se aproximava. Noutra nota, sugeria os nomes 
dos candidatos a deputacao geral Jose Mariano e Joaquim 
Nabuco. Toda a mater ia res tante descambava para o escan-
dalo, divulgando versos picantes e notas ligeiras sobre o 
comportamento dos bordeis da cidade (Bib. Pub. Est . ) . 

O JORNAL DO POVO — Folha de Ocasiao — Compro-
vante unico avistado foi o n° 3, ano I, de 31 de dezembro 
de 1884, formato de 31x22, com quatro paginas de duas co-
lunas largas, impresso n a Tip . Mercanti l . Do cabecalho 
constavam os slogans: "Tudo para e pelo povo" e "Um por 
todos e todos por u m " . 

A edigao agasalhou tres diferentes comentarios de Spar-
taco, que, no primeiro deles, atacou acerbamente o diario 
conservador O Tempo, frisando que este, achando-se n a opo-
sigao, t inha "o restrito dever de falar a verdade e nao o di-
reito de i n v e n t a r . . . " (Bib. Piib. Est.). 

Segundo Alfredo de Carvalho, a publicagao at ingiu 1886, 
saindo o n ° 2, ano II, no dia 6 de fevereiro. 

O NETO DO DIARIO — Em formato de 13x9, com qua
tro paginas, estas divididas em tres colunistas de seis cice-
ros, circulou o interessante orgao, pela primeira vez, a 20 de 
dezembro de 1884. Propriedade da "Encadernagao Comer-
cial", de Manuel J . de Miranda, em cuja tipografia se impri-
miu, a r u a Duque de Caxias n ° 39. Pequena vinheta de u m a 
coroa sobrepunha-se ao titulo, aos lados da qual vinha o se-
guinte: Assinatura: por um ano — 30$000; numero avulso: 
na rua — gra t i s . 

Nas poucas l inhas da nota inicial, dizia que a imprensa 
grande se queixava de falta de assunto, enquanto ele, O 
Neto do Diario, levava vantagem: nao precisava de mui ta 
coisa para encher suas colunas. E sendo pequeno, poderia 
aventurar-se a certas liberdades, que nunca sao tomadas a 
serio quando ditas por criangas. 

Noutro comentario, opinando sobre a politica, escreveu 
a redagao: "Vai muito mal de saude . Comegou perdendo 
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apetite e carater, e a tualmente nao faz mais do que lutar 
por viver. Dizem os medicos, que a tern t ra tado, que vivera 
assim muito tempo, mas que cont inuara sempre de mal a 
pior. £ o que tambem acredi tamos". 

Alem de "Coisas e lousas", comentario de Mario Neto, 
o jornalzinho divulgava produgoes ligeirissimas de Adnarim, 
Cifra, Zero (Barbosa Viana) e outros pseudonimos, em prosa 
e verso, sem faltar o folhetim, ocupando dois rodapes, e aindn 
u m a segao de charadas . Na ul t ima pagina, so o anuncio da 
empresa editora. 

Circulando irregularmente, chegou ao mes de setembro 
de 1885, quando foi publicado o 8° e ultimo numero (Bib. 
Pub. Est .) . 

O FUTURO — Acha-se registado nos "Anais", como 
tendo circulado em 1884, "in-fol. peq". Nada mais . 

1 8 8 5 

A IDEIA — Semanario Abolicionista — Ostentando so-
bre o titulo os slogans "Fiat Lux" e "Viver as claras", apa-
receu no cenario da imprensa a 2 de Janeiro de 1885, com 
quatro paginas a duas colunas de 18 ciceros e mal impres-
so. Propriedade de Ferreira de Meneses, teve, inicialmente, 
como redator Ricardo Guimaraes . Tabela de assinaturas: 
tr imestre — 3$000; fora da cidade — 3$500; numero avulso 
— $200 e $300, respectivamente. 

Apresentava-se "ao publico n u a completamente de pre-
conceitos, sem protecao alguma a nao ser o generoso auxi-
lio de alguns amigos". Eram seus redatores "abolicionistas 
intransigentes e declarados". Ao fim do artigo-programa, 
dizia esperar "veneer os perigos" que t inha de "correr n a 
perigosa viagem atraves dos mares agitados do jornalismo". 

Inseriu o primeiro numero varias poesias do redator, a 
salientar longo folhetim, no mesmo genero, dedicado a Jose 
Mariano e Joaquim Nabuco. 

Circulou regularmente . O n° 12, de 1° de abril, ocupou 
a primeira pagina com um retrato, a craion, do Barao de 
Nazare, como "homenagem de grat idao" ao assinante gene-
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roso. No texto, lia-se colaboragao de M. Cruz e Camerino 
Sobrinho. Um Aviso da Direcao do jornal falava do afasta-
mento de Ricardo Guimaraes, acrescentando que n'ad ti-
nham mais valor recibos por ele assinados (1 ) . Mais de u m a 
pagina de anuncios . 

Veio a sofrer lacunas a publicacao, cujo n° 24 saiu a 13 
de agosto, dedicada a primeira pagina ao retrato, feito a 
craion (Litografia H. Lopes), de D . Leonor Porto, "presi-
dente da Sociedade Ave Libertas e incansavel abolicionista", 
seguindo-se editorial alusivo. Quatro produgoes, em prosa 
e verso, todas assinadas por Narciso Duperron, completaram 
a edicao. 

Nao foi possivel, u m a vez que a colecao manuseada so 
at inge o n° 24, apurar se continuou ou nao era fins de 1885. 

Inexlstente exemplar do n ° 1, o n ° 2, ano II , de 6 de 
fevereiro de 1886, apresentou-se como "periodico semanario 
e republicano". Pedia desculpas pela demora, prometendo 
ser mais pontual , e indicava, como encarregado de assina-
turas , Benedito Cedrim. Acompanhou o r i tmo da fase inicial, 
nao navendo mais noticias d'A Ideia no segundo ano enceta-
do (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTA DAS ARTES — Hebdomadario de Propaganda 
Instrut iva — Deu a luz sua primeira edicao — " la . semana" 
— no dia 11 de Janeiro de 1885, formato de 23x16, com capa 
e oito paginas de texto. Impressa n a Tipografia dos Demo-
cratas, a rua Duque de Caxias n° 6, era propriedade de Fran
cisco da Paula Mafra, tendo como redatores Afonso Olin-
dense, Tobias Barreto de Meneses e Antonio de Sousa Pinto. 
Tambem figurava n a capa a lista dos colaboradores, entre 
os quais se destacavam: Joaquim Nabuco, Mart ins Junior, 
Faelante da Camara, J . B . P . Corte Real, Alfredo Falcao, 
Marcelino Cleto e F . A. Pereira da Costa. 

Lia-se no artigo de apresentacao, assinado pelo proprieta-
rio: " . . . os assuntos referentes em geral a instrugao de cada 
u m a das classes artisticas serao t ra tados minuciosa e deta-

(1) Uma nota intitulada "Ao publico", inserta na edicao unica d'O 
Atalaia (8/8/1885), explicava que, ap6s dois meses, Ricardo Guimaraes 
deixara O Ideal porque nao podia ser conivente com o relaxamento e ma 
diregao que Ferreira de Menezes dava ao jornal. 
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lhadamente" . Mas daria "preferencia a instrugao da mu-
lher e a higiene da vida e da familia". E mais " . . . a parte 
agricola, que mais se prende ao ramo das artes, e a veteri-
nar ia nao serao descurados"; "em geral, tudo quanto hou-
ver de historico, artistico e arqueologico". 

A par das diferentes producoes no numero de estreia, 
Afonso Olindense iniciou u m a serie de estudos sobre a Arte 
Dramat ica . A capa, que se apresentara desenhada de vinhe-
tas, inseriu pequenos anuncios nas paginas in ternas e, n a 
ultima, o "Almanack da Revista das Artes". 

Publicaram-se, ao todo, oito numeros, indicados por se-
m a n a — " 8 a semana", — datado, o ultimo, do mes de abril . 
Inexplicavelmente, lia-se em cada numero: " 2 a edicao". 
Indicava a t iragem de 2.000 exemplares. 

Alem dos colaboradores mencionados (menos Joaquim 
Nabuco e F . A. Pereira da Costa, que nada escreveram), 
figuraram, ainda, Herculano Ramos, Manuel de Siqueira 
Alfredo de Figueiredo, Castro Vilela, Alfredo Pinto e Falstaff, 
com as "Faulhas" (Arq. Pub. Est.). 

A 2 de julho de 1886, a Revista das Artes deu uma edi
cao especial, em "homenagem ao merito de Lucinda Fur tado 
Coelho", cujo retrato a craion figurou na capa. Foi impres-
sa na Tip. Mercantil, a rua das Trincheiras n° 50, formato 
pequeno, com vinte paginas, todas cercadas de vinhetas . 
Circulou no dia do festival em beneficio da atriz, com aber-
tura , em versos, de F . Mafra, seguindo-se ligeiros artigos de 
saudacao, assinados por Tobias Barreto, Martins Junior, A. 
de Sousa Pinto, Mariano de Medeiros, Alfredo Falcao, Afonso 
Olindense, Silveira Carvalho, Artur Orlando, Claudino dos 
Santos, Faelante da Camara, Xisto Bahia, Tomaz Espiuca, 
J . Gongalves Junior, Carvalho Lisboa e outros (Bib. Pub. 
Est.) . 

O CHICOTE — Periodico Critico — Tipo pasquim, cir
culou o n° 1 e unico a 28 de Janeiro de 1885, sendo vendido 
o exemplar a 40 reis. Formato de 22x16, com quatro pagi
n a s (Bib. Pub. Est .) . 

O FANTASMA — Periodico Critico — Nas mesmas con-
digoes do anterior, publicou-se um so numero, no dia 30 de 
Janeiro de 1885 (Bib. Pub. Est .) . 
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JORNAL DO DOMINGO — Revista Literaria Semanal 
— Apresentou-se em formato de 37x26, a tres colunas de 
composicao, com apenas duas paginas, feito prospecto, da-
tado de Janeiro de 1885. 

Editado por G. Laporte & Cia. , destinava-se a divulgar 
importantes romances, tendo comecado a experiencia com 
um capitulo de "A padeira", de Xavier de Montepin, com-
pletando a edigao mater ia ligeira. 

Nao passou da amostra (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O CORISCO — Periodico Critico — De linguagem pou-
co moral, apareceu a 5 de fevereiro de 1885, para nao mais 
voltar a circulagao. O cabegalho indicou, como redator, o 
nome Paulo Farinha de Mandioca Machado. Formato de 
22x16, com quatro paginas (Bib. Pub. Est .) . 

O DIABINHO — Periodico Critico — Identico ao ante
rior, acompanhando a serie de pasquins, o n ° 1 e unico saiu 
no dia 11 de fevereiro de 1885, obedecendo ao mesmo peque-
no formato e igual quantidade de paginas (Bib. Pub. Est .) . 

O LEAO — Publicou-se o n° 2 (nao resta comprovante 
da edigao de estreia) no dia 3 de marco de 1885, formato de 
31x22, com quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros. As 
letras do titulo inexpressivas, via-se-lhe abaixo mal feito de-
senho, em madeira, de um leao. Imprimiu-se na tipografia 
d'A Ideia, declarando ter escritorio de redagao a rua Direita 
n° 18, 1° andar . 

Sua mater ia constou de editorial de a taque a insti tui-
gao do Jur i ; "Palestra do Leao com o Diabo"; poesias sem 
assinatura; notas soltas e a quar ta pagina de anuncios 
(Bib. Pub. Est .) . 

VINTE E CINCO DE MARgO — Edigao "em favor dos 
escravos", circulou na da ta do titulo, em 1885, formato de 
44x33, com quatro paginas de tres colunas largas . Impressao 
da Tipografia Apolo, utilizando papel couche. 

Apresentou-se a pagina de frente cercada de vinhetas, 
contendo os seguintes dizeres, em grandes caracteres, a duas 
cores: "Homenagem da sociedade Ave Libertas ao primeiro 
aniversario da libertagao integral do Ceara, realizada no dia 
25 de margo de 1884". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 0 3 

As paginas restantes, em seguida ao editorial de rego-
zijo, inseriram produgoes, em prosa, de Fernando de Castro, 
Carlota Vilela, Alfredo Pinto, Artur de Albuquerque, Alber-
t ina de Oliveira, Leonor Porto, Graciliano Martins, Odilia 
Pompilio, Adelaide Porto, Maria Pinto, Maria P . Vilela dos 
Santos, Mariano de Medeiros, P . de M. e Agostirdio de Ma-
galhaes, e poesias de Claudino dos Santos, Afonso Olindense, 
Faelante da Camara, Carlos Porto Carreiro, Maria Amelia 
de Queircz, Ana Paulino Belo, Anisio de Abreu e Ines Sabino 
Pinho Maia, tudo sobre a data (Bib. Pub. Est.). 

A DEMOCRACIA (1) — Niimero unico, de 18 de abril 
de 1885, foi publicado em homenagem ao seu fundador (2), 
o "Exmo. Sr. Dr. Antonio Epaminondas de Melo, deputado 
geral pelo quinto distrito e chefe do Partido Democrata da 
Provincia", no 30° dia do seu falecimento. 

Impresso na Tipografia dos Democratas, apresentou for-
mato de quatro colunas, com quatro paginas, figurando na 
primeira o retrato do extinto, a craion, desenhado por Vera 
Cruz e executado na Livraria de Epaminondas Gouveia, a 
rua do Rangel n° 16. Dizia a legenda: "Demonstracao de 
eterna saudade do Partido Democrata". 

O titulo da polianteia so apareceu na segunda pagina, 
ai comecando a materia do texto, repleto de manifestacoes 
de pesar e recortes, alusivos, de outros jornais. Da quarta 
pagina constaram, apenas, no centro, palavras de saudade, 
tarja e emblema funebre (Bib. Pub. Est.). 

O LIVRO DA ROMANINHA — Magnifica Colecao de 
Sortes para as Noites dos Divertidos Santo Antonio, S. Joao 
e S. Pedro — Apareceu em cena no mes de jurijio de 1885, 
formato de 13x10, reunindo 144 paginas. Redator — Dr. 
Pilheria; editor — M. J . Braga. Trabalho material da Ti
pografia Apolo, situada a rua do Hospicio n° 79. 

Em seguida a parte propriamente de Sortes, sua mate
ria geral foi assim dividida: "Secao dos Jogos de Sociedade", 
"Poesias" e "Secao do Riso", todas com o sub-titulo "Com-
pilacao" (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao consta dos "Anais" de Alfredo de Carvalho. 
(2) Achava-se fora da circulacao o periodico A Democracia, funda-

do no ano anter ior . 
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VICTOR HUGO — Polianteia dedicada a memoria do 
famoso escritor frances, circulou a 1° de junho de 1885, com 
oito paginas, n a primeira das quais estampado o respectivo 
retrato, num desenho de Vera Cruz, litografado por E. M. 
S. Gouveia. Impressao da Tipografia Apolo, formato de 
38x25. 

"Abriu-se o Panteon, abram-se os nossos coragoes" — 
escreveram, no artigo de abertura, os responsaveis pela pu-
blicagao: Samuel Martins, Jorge Victor F . Lopes Neto, Jose 
Hugo Gongalves, Jose Fernandes da Silva Manta, Euclides 
B . Quinteiro e Manuel Bartolo Junior . 

Foram outros colaboradores sobre a personalidade de 
Victor Hugo: J . Tiago L. da Fonseca, M. P . Vilaboim, An
tonio Guimaraes, Gervasio Fioravanti Pires Ferreira, Galdino 
Loreto, Henrique Martins, M. Santos Moreira, Faelante da 
Camara, Martins Junior, Figueiroa Sobrinho, Carlos Porto 
Carreiro e Ines Sabino Pinho Maia (Bib. Pub. Est.). 

GAZETA DO POVO — Entrou em circulagao a 17 de 
junho de 1885, formato de 37x25, com quatro paginas de 
quatro colunas. Impressa na tipografia situada a rua Du-
que de Caxias n° 4, t inha como proprietario e redator prin
cipal Luiz Jose da Silva Cavalcanti Filho. Nao admitia, ab-
solutamente, "testa de ferro". Assinatura trimestral — 
1$500, ou 2$000 para fora da capital . 

Esta folha — assim comegou o artigo-programa — tera 
por norma jornalistica defender os interesses do povo, das 
classes artistica, industrial e agricola". Prosseguiu focalizan-
do a situagao politica, entao aviltada pelo regime das conve-
niencias pessoais, em detrimento das classes menos favore-
cidas. E acentuou: "Nao conhecemos individualidades — ido-
los; nao temos a idolatria dos selvagens pelos homens e sim 
um culto ardente e fervoroso pela pat r ia" . 

Em suas quase tres paginas de materia editorial — o res-
tante eram anuncios — o periodico, seguindo a meta tragada, 
manteve-se politicamente neutro, dando cobertura a eleigao 
de Joaquim Nabuco para deputado pelo quinto distrito; co-
mentando, depois de elogiar, a decadencia do Partido Liberal, 
e defendendo a reforma dos costumes politico-partidarios. 

Orgao noticioso, passavam pelas suas colunas os fatos 
e acontecimentos, maiores ou menores, da cidade, alem de Va-
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riedades e informagoes gerais, raras c o r r e s p o n d e n t s e trans-
crigoes. Poucos colaboradores apareciam, a salientar Ovidio 
Filho, Jack Dorpe, com as "Carmorianas", em quadras de sete 
silabas, e Samuel Martins. 

A Gazeta do Povo publicou-se at6 o n° 12, datado de 11 
de agosto (Bib. Pub. Est.). 

GAZETA GASTRONOMICA — Orgao dos Interesses 
Economicos-Domesticos Pernambucanos — Fundada em ju-
nho de 1885, voltou a publicar-se na mesma epoca do ano 
seguinte, n° unico, 2a. epoca, numa so folha, ou seja, duas 
paginas, formato de tres colunas largas. Exibia o lema,: 
"Viver para gozar". Redator e principal garantidor — Vi
cente, do Cafe Rui, estabelecimento situado n a rua Nova n° 
56. Prego do exemplar — $400. 

Fazia a propaganda, sendo todos os exemplares numera-
dos, do sorteio de "completo banquete para a noite de Sao 
Joao", a correr na penultima loteria ordinaria anterior a 24 
de junho . Descrevia os premios e respectivos valores. Toda 
a materia se confinava aos referidos "interesses economi-
cos-domesticos", de muita atragao para os glutoes. 

Era 3a. epoca, n° unico, circulou a Gazeta em dezembro 
de 1886, indicando premios para o Natal, nas mesmas con-
digoes do anterior. Passou, entao, ao regime de quatro pa
ginas, feito jornal de fato, na al tura de 31 centimetros, a 
duas colunas largas de composigao, com editorial sobre tema 
anodino, notas variadas e versos humoristicos, mas princi-
palmente a descrigao dos numerosos premios a sorteio. 

Prosseguiu no ritmo novo, proporcionando duas edigoes 
cada ano: em junho e dezembro, correspondentes aos feste-
jos juninos e ao Natal . Impressao, a principio, na Tipogra-
fia Apolo; depois, na Central, na Economica e na d'A Pro-
vincia. O cabegalho, ilustrado com vinheta de homem car-
regado com enorme cesto de comestiveis, mudou, anos de
pois, para vistosa aguia. Em 1896, 18a. epoca, subiu o prego 
do exemplar para $500. 

Dos comprovantes (unicarrjente nove) manuseados, o 
derradeiro encontrado corresponde a 26a. epoca, de junho 
de 1900 (Arq. Pub. Est.). 



2 0 6 LUIZ DO NASCIMENTO 

Ainda se publicou a Gazeta Gastronomica por alguns 
anos, inclusive em 1907, segundo o Jornal do Recife, de 20 
de junho, sob a responsabilidade de outra firma: a Confeita-
ria Modelo, da rua da Imperatriz, obedecendo a mesma fina-
lidade, e em 1910, consoante o Correio do Recife, de 22 de ju
nho, mas editada pelo proprietario do Cafe Vicente, de Vi
cente Claudino Alves. 

O METEORO — Periodico Literario, Cientifico e Sati-
rico — Publicou-se o n° 1 (do qual nao resta comprovante) 
a 1° de julho de 1885, conforme consta do noticiario, dois dias 
apos, do Jornal do Recife (1) . Saiu datado de 16 o n° 2, forma-
to 31x22, com quatro paginas, impresso na Tipografia Indus
trial, em papel superior. Redatores — Artunio Vieira e Ru-
tilio de Oliveira, este logo afastado. Assinatura anual — 
3$000. 

Destinado a circular quinzenalmente, nao pode conti-
nuar a faze-lo, pois o n° 3 so apareceu a 13 de agosto e o 
n° 4 a 11 de setembro, neste ultimo adotando o slogan "Li-
bertas et lux". 

Dividia-se sua materia nas seguintes secoes: "Ciencia", 
servida de ligoes de Fisica, por Artunio, e de Arimetica, a 
cargo de Rutilio; "Satira", com a assinatura de Ranuito; 
"Literatura", contendo prosa de Tiago da Fonseca e poesias 
de Artur Fenelon, J . Hancem, Manuel Sacramento, e tc . , e 
"Folhetim", com a novela "Lucila", de Artunio. A primeira 
pagina do n° 4 homenageou a instalagao do Clube Literario 
Aires Gama. 

Ficou ai a existencia d'O Meteoro (Bib. Pub. Est.). 

A VOZ DO POVO — Surgiu no dia 15 de julho de 1885, 
formato de 31x22, com quatro paginas de tres colunas, de-
clarando-se impressa em tipografia propria. Semanario, nao 
indicou corpo redacional, mas um encarregado de assinatu-
ras: Landelino Garcia Chaves Bilro. 

Apresentou bem elaborado editorial de abertura, ao 
qual pertence o topico a seguir: "Erguer um jornal, um 
periodico na altura de ser o eco fidelissimo dos sentimentos 

(1) Nao no dia 9, como esta na relacao de Alfredo de Carvalho . 
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populares, de ser o orgao por onde respire a grossa veia das 
paixoes democraticas, tal e a nossa missao, ou antes, a mis
sao da Voz do Povo". 

A edigao manuseada teve quase que um unico objetivo: 
propagar a candidatura de Joaquim Nabuco a deputado 
geral . 

Nao ficou no numero de estreia (1) . Embora faltem 
comprovantes, continuou a publicagao ate o n° 10, registado 
pelo diario O Tempo, de 12 de setembro de 1885. 

O RECLAME — Jornal Anunciativo-Comercial — Im-
presso na Tip. MercantiL apareceu no dia 5 de agosto de 
1885, com quatro paginas de tres colunas, para distribuigao 
grat is . Dizia ser "orgao de um limitado numero de anun-
ciantes". Alem de pequena secao de Variedades, so divulga-
va anuncios. 

Publicou-se semanalmente, ate o n° 5 (o ultimo), datado 
de 12 de setembro, quando aumentara um pouco o formato. 
Foi seu editor Satiro Serafim da Silva (Bib. Pub. Est.). 

O ATALAIA — Semanario Abolicionista e Republicano 
— O n° 1 saiu no dia 8 de agosto de 1885, com quatro pa
ginas, em pequeno formato de duas colunas a 16 ciceros. 
Propriedade de Camilo de Andrade, foi impresso na tipogra-
fia da rua das Flores n° 24, 1° andar, local tambem da reda-
cao. Trazia, sob o titulo, os slogans: "Abaixo a escravidao!" 
e "Viva a Republica!". No expediente: " . . . n a o aceita tes-
tas de ferro nem anuncios de escravos fugidos". 

O artigo de apresentagao, focalizando a necessidade da 
aboligao da escravatura e da implantacao da Republica, 
acentuou: "O unico e principal objetivo que visa (o jornal) 
e a propaganda destas ideias, trabalhando para o advento 
delas". 

Ocupando-se, igualmente, de Literatura, divulgou um fo-
lhetim em versos e mais duas poesias do redator unico Ri-
cardo Guimaraes, enquanto Juarez e Spartacus assinavam 

(1) Alfredo de Carvalho s6 mencionou o n° 1 d'A Voz do Povo, se-
guido de interroga^ao. 
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trabalhos em prosa. Nao passou do primeiro numero (Bib. 
Pub. Est .) . 

AVE-LIBERTAS — Edigao de 8 de setembro de 1885, 
circulou era solenizagao ao primeiro aniversario da instala-
gao da Sociedade Abolicionista Ave-Libertas. Impresso na 
Tip . Mercantil, formato regular, com quatro paginas, trou-
xe n a primeira o retrato da lider abolicionista D . Leonor 
Porto. 

S6 redigido por mulheres, subscreveram produgoes, em 
prosa ou verso, Ernest ina Bastos, Odilia Pompilio, Adelaide 
Porto, Maria Carmelita, Maria P . Vilela dos Santos, Maria 
Olimpia da Paz, Ismenia Maria Duarte Pinheiro, Ernestina 
Uchoa, Zulmira Monteiro e outras (Bib. Pub. Est.) . 

JORNAL DAS MOQAS — Periodico Critico e Satirico — 
Publicou-se a 25 de setembro de 1885, em pequeno formato, 
a duas colunas de 15 ciceros, com quatro paginas, vendido 
o exemplar a 40 reis. Segundo o seu artigo-programa, nao 
visava "inter^sse pecuniario"; t inha "em vista somente o 
amor, a dedicagao a causa sublimada e nobre do progresso", 
procurando despertar "entre o povo o amor a le i tura" . 

Apesar de tao seriamente apresentado, ocupou-se, entre 
outros assuntos, de namoricos escusos, viuvas alegronas e 
cenas de escandalo. Terminou a edicao transcrevendo um 
poema de Casimiro de Abreu. Nao voltou a cena (Bib. Pub. 
Est.). 

O LIBERAL FEDERATIVO — Orgao Liberal-Radical. 
Jornal Politico, Noticioso e Literario — Surgiu, feito bisse-
manario, no dia 24 de novembro de 1885, formato de 40x28, 
com quatro paginas de quatro colunas, impresso em tipogra-
fia propria, a rua Direita n,° 38. Tabela de assinaturas: ano 
— 10$000; semestre — 6$000; trimestre — 3$000; para o in
terior e fora da provincia: ano — 11$000; semestre — 6$000; 
pagamento adiantado. Aos assinantes facultava-se a publi-
cagao gratis de seus anuncios. 

Lia-se no artigo-programa: "Modificar as instituigoes, ou 
fazer mudar de rumo ao nosso andar de coisas — e o fim 
principal do campeao que ora se at i ra as ligas do jornalis-
mo" . Pretendia mais: "Batalhar pela autonomia das pro-
vincias, instando pela descentralizagao ate onde pode come-
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gar a pura integridade nacional" . E, depois de outras consi-
deragoes: "Queremos o abolicionismo rapido; mais ainda: 
imediato, como legitimo protesto contra a prepotencia da 
moeda, contra a subserviencia das ganhadores" . 

Seguiu-se a publicagao, pugnando pelos principios enun-
ciados no titulo, ora em editorials, ora atraves da colabora-
gao de Um Republicano, nos "A pedidos", que desferia acer-
bos ataques ao Part ido Conservator, e de algumas transcri-
goes de jornais da Corte, secundando as campanhas em prol 
da federagao das provincias e da aboligao da escravatura. 
Enquanto isto, Martins Junior divulgava manifestos "Ao 
eleitorado do 1° Distrito", solicitando votos para deputado 
provincial, e Joaquim Nabuco fazia o mesmo como candidato 
a deputado geral . Alguns anuncios — quase u m a pagina, 
as vezes — completavam cada edigao, alem da segao "Varie-
dades" . Nenhum noticiario. Terminou o ano o n° 4, de 26 
de dezembro. 

O n° 1, ano II, saiu a 7 de Janeiro de 1886. Comegou, 
entao, o folhetim "Ursina e Albano", novela sem assinatu-
ra. ao mesmo tempo que a "Historia dos Tres Dias de Feve-
reiro de 1848", por Eugenio Pelletan, ambos os quais sem 
chegar ao fim. Artigos importantes eram extraidos do li-
vro "O abolicionismo", de Joaquim Nabuco. 

O bem redigido orgao, que passara a categoria de tris-
semanario, extinguiu-se com o n° 7 do ano II, datado de 1 
de margo de 1886 (Bib. Pub. Est .) . 

1 8 8 6 

ALMANACH ADMINISTRATIVO, INDUSTRIAL e CO-
MERCIAL DA CIDADE DO RECIFE — Para 1886 — Encon-
trou-se a venda no comego de Janeiro, em grosso volume de 
496 paginas, formato de 17x10, tendo como editores-proprie-
tarios Medeiros & Cia. , da Livraria e Papelaria Parisiense. 

Reuniu, afora o Calendario do ano, todas as informa-
goes gerais ja divulgadas nos almanaques dos anos anterio-
res, acrescidas de outras, tao minuciosas que tornavam pos-
sivel o conhecimento, por exemplo, de quantos funileiros ou 
de quantas tabernas existiam no Recife daquela epoca. 



210 LUIZ DO NASCIMENTO 

Ficou, ao que tudo indlca, no primeiro numero (Bib. 
Pub. Est . ) . 

O MEDONHO — Deu a luz o n ° 1 no dia 7 de Janeiro 
de 1886, formato de 19x14, com quatro paginas de duas co-
lunas, tendo como "redator principal — d r . Silva Rego", 
pa ra vender-se o exemplar a 40 reis. A par t i r do n ° 2, t razia 
no cabegalho: "Ano primeiro da Lei Saraiva", depois emen-
dado para "Segundo" . 

Foi a seguinte a apresentagao do jornalzinho de bolso: 
"Sendo o nosso part ido constantemente ul trajado; e a inda 
mais, ul trajado o nosso chefe, obriga-nos o nosso dever a, 
como intran<sigentes membros do Part ido Medonho, apre-
sentar-nos hoje na arena jornalistica defendendo os interes-
ses deste par t ido . A nossa missao, pois, e esta: Nao negar os 
fatos que forem imputados ao nosso chefe ou aos nossos cor-
religionarios; t ra taremos de mostrar , porem, sua just iga" . 

Todo redigido em linguagem de critica, sat i ra e ridiculo, 
teve como alvo principal o subdelegado Francisco da Rocha 
Passos Lins Medonho e os candidatos situacionistas as elei-
goes pa ra deputados gerais, visando, entre estes, sobretudo, 
o jur is ta J . J . Seabra e o major Afonso Teodoro Leal, a quern 
chamava "o donzel Teadoro". Havia segoes como "Rosario 
Medonho", "Revista", <"Variedade", etc., distribuindo-se a 
mater ia em prosa e verso. 

Efetuadas as eleigoes, tendo perdido Joaquim Nabuco 
no 1° distrito e saindo vitorioso Jose Mariano no 2°, encerrou 
O Medonho sua existencia com o n ° 7, datado de 22 de feve-
reiro (Arq. Pub. Est .) . 

O DEUS MOMO — Jornal Noticioso, Joco-Serio, Comer-
cial e Gastronomico — Dedicado aos "interesses da barr iga", 
circulou em, fevereiro (1) de 1886, era pequeno formato de 
duas colunas . Inseriu varias relagoes de cestas de comesti-
veis, para premiar os leitores, mediante sorteio da loteria a 
correr no mes de margo, pelo Carnaval . Cada exemplar, 
vendido ao prego de 200 reis, trazia urn numero para fazer 
jus a sorte (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao no mfis de marco, conforme registaram os "Anais". 
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O SEIS DE MARQO — Jornal Comemorativo (Publica-
gao anua l em homenagem aos mar t i res da Revolucao de 
1817) — Circulou n a d a t a do t i tulo, em 1886, formato de 
31x21, com quat ro paginas de tres colunas, impresso em pa-
pel couche, n a T ip . Indust r ia l , a r u a do Imperador n ° 14. 
Sob o cabegalho. lia-se: "Seculo I — Sexagesimo nono ani-
versario — Niimero 1". 

Responsaveis pela edigao, ass inaram o artigo inicial, de 
u m a e meia paginas , Galdino Loreto, Felicio Buarque, Bia-
nor de Medeiros e Delfino de Paula, que t ambem escreveram 
individualmente, alem da colaboragao de Aires d'Albuquer-
que Belo, Leopoldo Pires, A. Chaves, Guenes Junior e Valdi-
vino Vanderlei, todos ocupando-se do t ema enunciado (Arq. 
Pub. Est.). 

A GAZETA DOS MONOS — Macacos serao eles — Apa-
receu a 7 de marco de 1886, em edigao carnavalesca, formato 
de 22x16, com quat ro paginas a duas colunas de composigao, 
impresso n a tipografia de Manuel J . de Miranda, a r u a Du-
que de Caxias n ° 39. 

Divulgou versos de J . Gongalves Junior , e outros assi-
nados com pseudonimos. Materia in teressante . A ul t ima pa-
gina foi dedicada a anuncios (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O VINTE E CINCO DE MARQO — Em "homenagem a 
libertagao do Ceara", publicou-se n a d a t a do t i tulo, em 1886, 
formato de 30x22, com quat ro paginas de duas colunas, im
presso n a T ip . Indus t r i a l . Teve a colaboragao de Bianor de 
Medeiros, Manuel Sacramento , Galdino Loreto, Rutilio de 
Oliveira, Delfino de Paula, J . L. F ranga Chagas e Felicio 
Buarque (Bib. Piib. Est.). 

A TRIBUNA ACADEMICA — Propriedade de " u m a As-
sociagao", saiu a lume no dia 15 de abril de 1886, formato 
de 29x21, com oito paginas, sendo impressa, em excelente 
papel, n a Tipografia Apolo. Ent re os redatores contavam-se 
Bianor de Medeiros, Samuel Mart ins, Galdino Loreto, Eucli-
des Quinteiro e Mariano Medeiros. Redagao e escritorio: 
Praga Conde d'Eu (a tua l Maciel Pinheiro) n ° 32, 2° a n d a r . 

Vinha, segundo o ar t igo-programa, levantar o animo da 
classe academica, paral isada n u m a "extenuagao de ideias, 
de sent imentos e inspiragoes", vivendo das "tradigoes passa-
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das, inconsciente de si e de sua missao". A Tribuna era "ura 
protesto acumulado de forcas e de indignacao contra o mor-
bido estado mental da nossa Academia". Concluiu: "Levan-
tamos, nos arraiais escuros do presente, o facho da Impren-
sa, que sera sempre o farol imperecivel do futuro". 

Circulou regularmente, cada quinzena, inserindo produ
c e s dos redatores e de outros academicos, tais como Nilo 
Pecanha, A. O. Viveiros de Castro, Henrique Martins, Hil-
deberto Guimaraes, Aires Belo, o do Folhetim; Graca Ara-
nha, Jose Manta, Figueiroa Sobrinho, Pafuncio & Pancracio 
(cronica humoristica), Nihil e Bias. 

So existiu ate o n° 6 (1), de 30 de junho (Bib. Pub. Est. 
e Bib. Nac.) (2) . 

O EQUADOR — Periodico Academico — Apareceu a 17 
de abril de 1886, formato de 31x22, com oito paginas de duas 
colunas, para publicar-se quinzenalmente. Impresso na Tip. 
Industrial, a rua do Imperador n° 74, teve escritorio de re-
dagao na praga Pedro II, 83, 1° andar . Propriedade e redagao 
de Alcedo Marrocos, Alvares da Costa, Henrique Azevedo, 
Goncalves Maia (1 A), Amaro Rabelo, Gaspar Costa e Eduar-
do Tavares. Custava 2$000 a assinatura trimestral . 

O artigo de apresentagao chamava a postos os que se 
interessassem pelo bem da patria, para a discussao refletida 
e calma, a ver qual o melhor sistema a adotar, e aludia a 
necessidade da reforma de alguns artigos da Constituigao, 
"verdadeiros enxertos que deram a Monarquia ensanchas 
para o abuso e governo pessoal". 

Alem das producoes assinadas pelo pessoal da redacao, 
salientaram-se as segoes "Expediente do reporter" e, no fim, 

(1) Alfredo de Carvalho registara, apenas, o n° 1. 
(2) Colecoes incompletas, completando-se entre si. 
(1 A) Aludindo, no livro "Horas de prisao", la. edicao> pagina 11, a 

O Equador, declarou Gongalves Maia have-lo fundado "com Alcedo Mar
rocos, um sabio ainda na juventude , Nilo Pecanha, um cronista elegante 
e original, Alvares da Costa, o critico li terario da geracao academica, e 
Henr ique Azevedo, o poeta dourado e espontaneo da natureza pernam-
bucana" . 

Entre tanto , o corpo redacional do periodico, cujos seis numeros pu-
blicados foram vistos pelo pesquisador, nao inclui o nome de Nilo Peca
nha . 
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a "Revista", cronica dos fatos da quinzena. Em continuagao, 
divulgava tambem trabalhos literarios assinados por Matll-
de Oliveira, M . J . Pontes de Carvalho, E. O. A., Tomaz de 
Lemos, Costa Pinto e J . Duarte Filho. 

Circularam seis edigoes, a ultima das quais datada de 
6 de julho (2 A) (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac ) . 

REVISTA ACADEMICA — Orgao Quinzenal de Litera-
tura — O n 0 1, ano 1°, saiu no dia 5 de maio de 1886, forma-
to de 30x22, com oito paginas a duas colunas de composigao. 
Redatores: Amancio de Sousa, Lopes Gongalves, Chichorro 
da Gama, Costa Pinto, Caldas Brito e Cassiano Lopes. Ten-
do redacao a rua Estreita do Rosario n° 31, 3° andar, im-
primiu-se na Tip. Mercantil, a rua das Trincheiras n° 50. 

Visava, conforme o artigo-programa, a "levantar do ol-
vido a nossa bandeira, para hastea-la de novo e acender a 
lampada que devera, como o fogo das vestais, conservar-se 
continuamente acesa, mas que infelizmente o sopro letargico 
do desanimo apagou". 

Trabalharia, finalmente, o quanto lhe permitissem as 
forgas, "para estimular entre nos a evolugao literaria". 

Alem dos trabalhos do pessoal da redagao, inseriu ou-
tros, inclusive de Laurentino A. Cesario de Melo, algum no-
ticiario, charadas e a "Segao Recreativa". 

O n° 4, publicado a 2 de julho, com quatro paginas, ho-
menageou o feito da Confederagao do Equador, so divulgan-
do materia alusiva, em prosa e verso. Foi impresso na Tip. 
Industrial, a rua do Imperador n° 14. 

Nao circulou em 1887. De 1888, ano II, so foi possivel 
avistar os ns . 2 e 3, datados, respectivamente, de 8 e 30 
de abril, impressos na Tip. Apolo, a Praga da Concordia n° 
5. Lopes Gongalves passou a diretor e os demais redatores 
foram substituidos por Paulino de Brito, Andrade Pinto, 
Narbal Pamplona, Oliveira Machado e Esmeraldino Bandeira. 

Edigoes de oito paginas, afora a produgao dos de casa, 
divulgaram trabalhos assinados por Tobias Barreto, Costa 

(2 A) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho atribuira ao n° 6 a data de 
15 de junho, que lo i a do n° 5. 
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Neto, J . Diniz e Alfredo de Carvalho (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac.) (1) . 

REVISTINHA — Pequena Enciclopedia Quinzenal, Es-
pecialmente Critica, Noticiosa e Literaria — (ao que acres-
centou posteriormente: "As Vezes Politica, Mas Nunca Par-
tidaria") — Estreou a 22 de maio de 1886, em formato de 
bolso, pois nao passavam as respectivas dimensoes de 16x11, 
com duas colunas de composicao de sete ciceros. Impressa 
n a T ip . da rua das Flores, n° 24, 1° andar, assinava-se a $500 
por mes, custando cada exemplar $200. 

Com 16 paginas, tendo como responsaveis pela empresa 
Leo & Anios (pseudonimos de Leovigildo Samuel e Aniano 
Costa) , declarou, no artigo de apresentacao, que surgia "ri-
sonha e esperancosa", significando " u m simples amusement 
de dilletanti da grande ar te da imprensa consorciada com a 
grande ciencia l i terar ia" . 

Inserindo (materia var iada e noticiario local, alem de 
artigos assinados, veio a homenagear , no n° 4, a Queda da 
Bastilha, com um soneto alusivo n a primeira pagina, a que 
se seguiu, n a segunda, o respectivo editorial . E surgiram as 
secoes "Politica e Policia" e "Reus Literarios". No n ° 5, a 
primeira pagina foi dedicada "ao democrata, abolicionista e 
pat r io ta Jose Mar iano" . Publicou-se, regularmente, ate ai, 
com dezesseis paginas, quando baixaram a mensalidade e o 
numero avulso pa ra $200 e $60, respect ivamente. Continuou 
com oito, ate o n° 8, datado de 2 de setembro, o ult imo do 
ano, formando, em numeracao seguida, um total de 104 pa
g inas . 

S6 reapareceu — n° 1, ano II — a 6 de agosto de 1888, 
impressa era, tipografia propria, tendo escritorio de redacao 
a r u a da Penha n° 23, 1° andar , aumentado o preco da men
salidade para $300. "Ressurrexit" foi o titulo da reapresen-
tacao . Vitima "de um quase hipnotismo", ergueu-se, todavia, 
p ron ta pa ra a luta, com as a rmas e as forgas retemperadas, 
empunjiando a mesma bandeira: "Independencia, imparcia-
lidade, tolerancia, mas — int ransigencia" . 

Prosseguiu no mesmo ritmo, passando a sair semanal-
mente, pa ra completar o n ° 12, ult imo do ano, a 6 de no-
vembro, nura total de 96 pag inas . 

(1) Colecoes, ambas, incompletas. 
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Voltou (n° 1, ano III) , a 12 de junho de 1889, com um 
aumento, no formato, de dois centimetros, transformada em 
6rgao do Curso Preparatorio em Pernambuco. Eram reda-
tores Aniano Costa e Malaquias da Rocha, dizendo uma nota 
editorial que renascia em nova fase, mantendo "o mesmo 
programa e advogando a causa dos estudantes". Inseriu, 
nas suas oito paginas, literatura ligeira, poemas e noticia-
rio. Porem, nao foi adiante. Parou. 

Mais alguns anos e eis revivido o interessante magazine, 
cujo n° 1, ano IV, apareceu a 15 de outubro de 1893 com 
doze paginas, inclusive capa, esta em papel de cor. Abaixo 
do nome do fundador Leovigildo Samuel, figuravam os reda-
tores Tito Franco e Malaquias da Rocha, exibindo tambem 
varios nomes de colaboradores. Confeccionada, ainda, na 
Tip. da Revistinha. Escritorio: Atelier de Artes Graficas. 

Lia-se, no editorial, que o pequeno orgao fizera a sua 
epoca, tendo radiado, "como estrela peregrina, na nossa pe-
quena constelacao literaria; mas sua publicacao sofreu "as 
intermitencias do relampago, ate que afinal desapareceu, 
como urri, meteoro fugaz no horizonte de nossa imprensa". 
Mediante "generosa cessao do seu antigo fundador e proprie-
tario", ressurgia transformada, obedecendo a ideias e nor-
mas diversas, vigorosa e alentada de novos intuitos", escu-
dando-se "com o precioso contingente de alguns consagra-
dos talentos da nossa geragao hodierna". 

Circulando regularmente, cada quinzena, o sexto nume-
ro (1) saiu a 31 de dezembro, formando, em numeraQao se-
guida, um total de 60 paginas. Nelas escreveram Clovis Be-
vilaqua, Fantoche (cronica ligeira), Artur Muniz, Joao Di-
niz, Alfredo de Castro, Teotonio Freire, Satyras, Paulo de 
Arruda, Leovigildo Samuel e Julio Pires. 

Nova aparicao d'A Revistinha — n° 1 ano V — ocorreu 
a 15 de fevereiro de 1894, sem alteragoes. Novo colaborador: 
Domingos Leao (Bib. Pub. Est.). 

No mes e ano em apreco, a 23, publicou o Diario de Per
nambuco uma carta de Tito Franco, segundo a qual ficava 

(1) Em seu laconico registo d'A Revistinha, nos "Anais'', Alfredo de 
Carvalho dera o n° 1, ano IV, como tendo sido o ultimo, alias dubitati-
vamente. 
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suspenso o pequenino orgao, a fim de lhe serem introduzidas 
reformas, inclusive "maior numero de paginas e um piano 
mais compativel com o seu programa". 

Entretanto, nao voltou jamais a lica, ficando por termi-
nar o trabalho de Clovis Bevilaqua "Estudos psicologicos", 
que vinha sendo divulgado em regime de continuagao. 

A CIGANINHA — Livro de Sortes — Entrou em circu-
lacao, destinado as noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro. Continha "algumas quadras bonitas e chistosas" 
(Diario de Pernambuco, 9/6/1886) . 

A BRUXA — "Livrinho de sortes de um autor que se 
oculta sob o pseudonimo de Simplorio Chalaca". Foi editado 
pela Tipografia Industrial, situada a rua do Imperador n° 
14. Estava "bem organizado" (Diario de Pernambuco, 10/6 
1886). 

O ESTUDO — cirgao do Clube Literario Diegues Junior 
— Publicagao quinzenal, fundada "entre os alunos do Insti-
tuto 19 de Abril", circulou o n° 2 (falta comprovante do 1°) 
no dia 15 de junho de 1886, com quatro paginas de tres co-
lunas, formato de 31x22. Comissao de redacao — Tiago da 
Fonseca, Carlos Porto Carreiro e Bernardo Jose da Gama 
Lins, respectivamente, vice-diretor do educandario, professor 
e ex-aluno. Impresso na Tipografia Apolo, t inha redacao na 
Rua Primeiro de Margo n° 18, 1° andar . Tabela de assinatu-
ras: ano — 1$500; mes — $500, mediante pagamento adian-
tado. 

Editado com regularidade, a partir do n° 4 alterou o fei-
tio para duas colunas largas, era vez de tres colunas normals, 
mantido, porem, o formato. Mais do que tudo literario, con-
tou com a colaboragao de Luiz de Franca Pereira, J . Paulo 
Carneiro Leao, Licinio, Berth, Crels, Aires Gama, Cristovao 
Uchoa, Juju, Leopoldo Pires Ferreira, Ismael M. da Silva, 
Jorasi, e tc . , incluindo folhetim e cronica noticiosa. 

O Estudo atingiu o n° 8 a 15 de setembro (Bib. Nac. e 
Bib. Pub. Est.) (1) . 

(1) £ incompleta a colecao da Biblioteca Nacional e so existem, na 
Biblioteca Publica do Estado, entre os avulsos, os ns. 2 e 4. 
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Dado como extinto (2), ainda viveu o interessante pe-
riodico pelo menos uma edicao, conforme noticiou o Diario 
de Pernarabuco de 12 de outubro de 1886: "O Estudo — Dis-
tribuiu-se, ontem, o n° 9 deste quinzenario". 

VULCANO — Folha Gastronomica e orgao da Barriga 
— Publicou-se em junho de 1886, destinada unicamente a 
sortear premios, constantes de cestas de comestiveis e fogos 
juninos. Formato de 22x16, t inha quatro paginas, sendo a 
ultima de anuncios. Vendeu-se o exemplar a 200 reis, cada 
um numerado para fazer jus ao sorteio da loteria de extragao 
mais proxima ao dia de Sao Joao (Bib. Pub. Est.). 

A PROPAGANDA — Periodic© Imparcial, Noticioso e 
Literario — Surgiu no dia 5 de julho de 1886, impresso na 
Tip. Universal, a rua do Imperador n° 50, formato de 37x26, 
com quatro paginas. Pretendendo circular semanalmente, 
estabeleceu escritorio redacional a rua Estreita do Rosario 
n° 12, 1° andar, e marcou o preco de 2$500 por assinatura 
trimestral . Editor — Quintino Malta. 

Apresentara-se "no banquete das letras", "impulsiona-
da pelos bons desejos e sinceras aspiracoes de uma pleiade 
batalhadora de mogos". Nao se filiando a nenhum partido, 
t inha, todavia, o "ideal republicano". Publicaria "as mais 
lindas corrtposicoes literarias dos melhores escritores", es-
tando sempre "ao lado das ideias modernas". Nao visava 
lucro, nem recebia assinaturas adiantadas. 

Inseriu colaboracao de Rangel Sobrinho, alem de comen-
tarios, variedades. charadas, enigmas e Publicacoes Solici-
tadas. 

Tao bem propagada, a folha nao conseguiu, porem, con-
t inuar sua publicagao, ficando no primeiro numero (Bib 
Pub. Est.). 

O JOAO FERNANDES — Revista Critica e Humoristica 
— Saiu a lume o n° 1, denominado "Numero Programa", a 
11 de julho de 1886, formato de 32x22, com oito paginas, me-
tade das quais — l a , 4 a , 5 a e 8 a — em litogravura, conten-
do charges e desenhos outros de Carneiro Vilela, proprietario 

(2) O n° 8 figurou, nos "Anais", como tendo sido ultimo. 
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da publicagao, que tinha como socio Antonio Morais. Reda-
?ao a rua Estreita do Rosario n° 37 e trabalho material da 
Tipografia Apolo, situada a rua do Hospicio n° 79. Sema-
nario, cobrava 4$000 por assinatura trimestral. Ainda no 
expediente: "E proibido emprestar O Joao Fernandes; quern 
quiser ler que assine". 

O cabegalho constou de um desenho humoristico, com-
pletando a primeira pagina da edigao de estreia outro dese
nho, representando, ao fundo, aspecto do Recife e, no pri-
meiro piano, um individuo vestido a carater, com asas, pena 
e craion na mao direita, segurando, na esquerda, um rolo 
de papel cuja parte tombada exibiu o seguinte programa: 

"Nao sou Cesar; sou apenas 
O Joao Fernandes. 

Me ocupo das coisas grandes 
e das pequenas! 
Tudo o que existe, 
bonito ou feio, 
alegre ou triste, 
serve de meio 

para chegar ao meu fim, 
que e rir-me fazendo rir, 
criticar e corrigir, 

batendo em cheio 
em tudo quanto e ruim!" 

O editorial de apresentagao, sob o titulo "Artigo sem 
fundo", abrindo a segunda pagina, dizia: " . . . O Joao Fer
nandes e o Cristo do jornalismo caricato e humoristico. Vem 
reformar e completar o sistema. Vem dar com a rotina em 
pantanas e abrir novos horizontes a gargalhada e a critica". 

"Mas, em todo o caso, — prosseguiu — quern e e o que 
e O Joao Fernandes? 

"Nas antigas escolas, para corrigir os meninos malcria-
dos e vadios e para ensinar-lhes aquilo que nem eles nem os 
proprios mestres sabiam, tinham os professores a seu lado, 
e como auxiliar da inteligencia, a palmatoria. 

"Pois bem: nas escolas de hoje, para corrigir os homens, 
O Joao Fernandes e a palmatoria. 
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"Quando, na extensao vasta dos pampas, o cavalo e ler-
do e manhoso; nao obedece a redea nem a pressao significa-
tiva dos joelhos do cavaleiro, o guasca corta-lhe o vazio com 
a rozeta das chinelas e a anca com o latego do rebenque. 
Pois bem: para os cavalos de dois pes, O Joao Fernandes e a 
espora; O Joao Fernandes e o rebenque. 

"Quando o sacerdote, trajando as suas vestes simbolicas e 
respeitaveis, quer dizer a sua missa ou cantar a sua festa, 
manda o sacristao repicar os sinos a fim de congregar os 
fieis no templo e tirar deles o maior lucro possivel, ja da fe, 
ja da bolsa. Pois bem: dos sinos da critica, a fim de congre
gar os ridiculos, O Joao Fernandes e o badak)". 

As quatro paginas tipograficas inseriram: "Noticias da 
semana", por Tico; "Variagoes sobre tudo", por Gregorio Ju
nior (pseudonimo de Joao Gregorio Goncalves); "Fatos di-
versos", por Lulu Pancracio; "Bazar e Quitanda", de Sa Rita; 
"Frutas da casa"; "Coisas do arco da velha", de Rocambole; 
sonetos de Gil e de Carneiro Vilela, este iniciando a serie "Via-
gem pelas mulheres". 

Servido do mais fino humor e da melhor satira, seguiu-se 
a Jornada do semanario domingueiro, que, alem dos nomes 
ja referidos, divulgou prosa ou verso de Pangloss, o mesmo 
Gil; Lulu-Zinho; Gableotto; Leovigildo; Juvenal; Zumba-o-
-Sacrista; Eduardo de Carvalho, que iniciou no n° 11 a serie 
de sonetos "Tipos Contemporaneos"; P. Stubs (1), principal-
mente autor de outra serie de sonetos: "Viagem pelos ho-
mens"; Dr. Jefferson; Kock Junior, H. Pito; J . R. S. Duarte; 
Pai Romingo; Jacob, Zeze; Colo e outros. As litogravuras, a 
cargo de Carneiro Vilela na sua quase totalidade, termina-
ram sob a responsabilidade de Rodolfo Lima. 

A comecar do n° 13, a revista passou a ser lmpressa — a 
parte tipografica — na Tip. Universal, mas logo no n° 20 
transferia-se para oficina propria, funcionando, com a reda-
gao, na rua das Laranjeiras (hoje inexistente) n° 18. 

Atingido o fim do ano com o n° 25, de 26 de dezembm. 
continuou a numeragao no dia 2 de fevereiro de 1887. A par-

(1) P. Stubs foi, prov&velmente, pseudflnimo de Carneiro Vilela, pois, 
logo que este terminou a serie "Viagem pelas mulheres", aquele iniciava 
"Viagem pelos homens", em igual tipo de sonetos de dez silabas. 
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tir do n° 37, de 27 de marco, a direcao reduziu para 3$000 o 
preco da assinatura anual, passando a circulacao a ser feita 
nos dias 5, 15 e 25 de cada mes. 

Estendeu-se a existencia do Joao Fernandes, sem jamais 
fugir ao seu programa, ate o n° 47, de 15 julho de 1887. 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (2) . 

O CONTRA REBATE — Periodico Critico, Politico e Li-
terario — Surgiu no dia 21 de agosto (1) de 1886, formato 
de 32x23, com quatro paginas de duas colunas largas e mal 
impresso. Declarando-se semanario, cobraria 9$000 por assi
natura anual . 

Frisou, no editorial de apresentacao, que, ao aparecer, 
talvez ja estivesse condenado ao desaparecimento rapido; tal 
era a lei do iornalismo pernambucano. Entretanto — acres-
centava — "o jornalismo e como um termometro por onde 
se conhece o grau de civilizacao de qualquer nacionalidade". 
Apesar de "filiado ao partido" (sem dizer qual), elevaria aci-
ma de tudo o interesse nacional; nao jogaria com "armas 
que nao as da moralidade". 

Inseriu materia variada, tratando, inclusive, de assuntos 
economicos, e um poemeto de A. M. Encheu-se de publici-
dade comercial a ultima pagina. 

Outro unico comprovante avistado foi o n° 1, ano II, de 
17 de marco de 1887, de cujo conteudo constou, em segundo 
rodape, o folhetim intitulado "Os estranguladores do Recife", 
de Joao Batista Pinheiro Corte Real (Bib. Pub. Est.). 

O PATUSCO — Ilustrado e Humoristico — Teve o pri-
meiro numero em circulacao no dia 7 de setembro de 1886, 
obedecendo ao formato de 32x22, com oitc patinas — qua
tro tipograficas, a duas colunas de composigao, circuladas 
de linhas, e quatro era litogravura. Trabalho material da 
Tip. Mercantil, a rua das Trincheiras (hoje inexistente), 

(2) A Biblioteca Publics do Estado possui colecao quase completa, 
ate o n° 45. No Arquivo Publico Estadual existe, apenas, um exemplar: 
precisamente o n° 47. 

(1) Alfredo de Carvalho localizara o comeco da circulacao d'O Con
tra Rebate "em fins de 1886", acrescentando que ainda se publicava em 
meados de 1887". 
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com escritorio e redagao no mesmo local. Assinava-se a 
5$000 por trimestre, devendo circular nos dias 7, 14, 21 e 28 
de cada mes . Alem do vistoso desenho do titulo, outro com-
pletou a primeira pagina, representado por um individuo de 
chapeu a mao, numa mesura, ao sair da cortina de um palco, 
em cujo cartaz estavam escritos os versos a seguir: 

"Ego sum O Patusco 
todo inteiro, 

das festas e das bodas 
o primeiro. 

A verdade falando, 
la vai tudo; 

mas pr'o lar das familias 
serei mudo . 

Politico! Que esperanga! 
boa asneira; 

O Patusco so ere 
na brincadeira. 

Condenar as mas crencas, 
o que e ruim, 

corrigir os defeitos 
e meu fim. 

Ser justo, verdadeiro, 
sem ment i r . 

E, as vezes, por acaso, 
fazer r i r" . 

O editorial, abrindo o texto tipografico, entre outros to-
picos, declarava: "O Patusco pretende abrir os olhos a to-
dos, poupar-lhes as iorgas que se exaurem contra o impos-
sivel, aconselhar-lhes prudencia e moderacao, ainda que seja 
necessario espevitar o candieiro para nao se perderem nas 
trevas da noi te" . 

Seguiu ri tmo normal, inserindo comentarios, politicos 
ou nao, do tipo joco-serio, sem usar assinatura em nenhuma 
das materias, nem mesmo pseudonimos, so conhecido o autor 
das charges e alegorias: o afamado Libanio Amaral . A par-
tir do n° 9, transferiu-se o trabalho material para a Tipo-
grafia Central, passando, no n° 11, para a Tipografia d'O 
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Patusco. Terminou 1886 com o n° 13, de 28 de dezembro, 
quando o articulista, dirigindo-se aos "amados leitores", fez 
as despedidas de fim de ano . 

O n° 14, so aparecido no dia 14 de fevereiro, iniciou 
1887. E com ele extinguiu-se a existencia secarrona do 6r-
gao caricato (Bib. Pub. Est .) . 

AMAZONIA ARTISTICA — Polianteia editada pelos es-
tudantes da reeiao amazonica residentes no Recife, homena-
gem as irmas Virginia e Matilde Sinai, circulou a 13 de ou-
tubro de 1886, em pequeno formato, com quatro paginas. 
Confeccionada na Tipografia Industrial, teve o cabegalho 
impresso a cores. Divulgou saudagoes, em prosa e verso, as 
duas pianistas, firmadas por Gaspar Costa, Paulino de Bri-
to, Alvares da Costa, J . Marques de Carvalho, Temistocles 
Figueiredo, E. Barroso, Augusto Montenegro, Santa Rosa, 
R. Siqueira, Araujo Saldanha e A. Marques de Carvalho 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) . 

A EVOLUQAO (1) — Orgao de Todas as Classes — Saiu 
o n ° 1 no dia 30 de outubro de 1886, formato de 40x30, com 
quatro paginas de quatro colunas. Propriedade e redacao 
de Joao Francisco Duarte Filho e Luiz J . da Silva Caval-
canti Filho. Impresso em tipografia situada a rua Dr . Epa-
minondas (Passagem da Madalena) n ° 1, instalou redagao 
na rua Duque de Caxias n° 82, 1° andar. Tabela de assi-
naturas : ano — 8S000; semestre — 5S000; trimestre — 
3$000, mediante pagamento adiantado. 

Dirigindo um "cumprimento de amigo a grande im-
prensa diaria e aos demais colegas", consoante o artigo de 
apresentagao, o bissemanario seria "advogado do direito de 
todos", admitindo "a discussao e esclarecimento de to
das as ideias". Da politica so se ocuparia genericamente, 
mantendo-se "a cavaleiro das intrigas da pequena politico 
provinciana". 

De agradavel (aspecto material , seguiu sua trajetoria, 
servido de bons editorials, em que eram focalizados temas 
gerais, sobretudo t ra tando da necessidade da aboligao da es-
cravatura; folhetim de Georges Ohnet; produgoes literarias 

(1) Nao consta da relagao dos "Anais" . 
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— prosa e verso — de Antonio de Oliveira Costa, Maria Lu
cia Romariz, Artur Cortines, Maria C. Guerra Juca, J . Du-
arte Filho e outros; "Noticiario" e a ultima pagina de pu-
blicidade comercial. 

Ate ai o n° 5, datado de 20 de novembro, ultimo raa-
nuseado. A publicacao prosseguiu, encerrando o ano o n° 
11, noticiado pelo Diario de Pernambuco de 25 de dezembro. 

Outro comprovante foi ainda encontrado: o n° 12, de 
25 de Janeiro de 1887. Estivera suspenso — escreveu a reda-
cao — e voltava depois de passar alguns dias "alheado aos 
albores da imprensa" (Bib. Pub. Est.). 

Embora nao existindo mais nenhum exemplar guarda-
do, o jornal continuou, porem semanalmente, ate 29 de mar-
go de 1887, quando saiu o n° 20, depois do que o Jornal do 
Recife, de 6 de abril, divulgou, em sua "Gazetilha", o se-
guinte: "A Evolugao — Comunicam-nos os redatores e pro
prietaries deste periodico terem suspendido, por algum tem
po, a sua publicacao, enquanto melhoram as suas condi-
Qoes de publicidade". 

Nao reapareceu jamais. A 6 de Janeiro de 1888, decla-
rou o primeiro dos redatores, atraves do mesmo Jornal do 
Recife, que, tendo de transferir sua residencia para a capi
tal alagoana, ali continuaria a publicar A Evolu?ao. 

BOLETIM HOMEOPATICO — Revista de propaganda, 
saiu a lume em dezembro de 1886, formato de 22x16, com 
16 paginas, inclusive capa. Redator — Dr. Joao Sabino de 
Lima Pinho, proprietario da tipografia situada a rua Nova 
n° 43, 1° andar . Trazia como divisa a frase latina: "Res non 
verba". Distribuigao gratuita. 

Entremeou a materia especifica do pequeno magazine 
a insergao de cronicas ligeiras, variedades, humorismo e epi-
gramas. 

Nao ha indicios de ter prosseguido (Bib. Pub. Est.). 

O PAPAGAIO — Impresso na tipografia d'A Ideia, in-4°, 
"o n° 1 e unico saiu a 30 de dezembro" ("Anais"). 
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O PROVINCIANO — Sucedendo a O Incentivo, apareceu 
esse orgao "cientifico e literario" a 10 de Janeiro de 1887, im-
presso na Tip. Central, com redagao a rua do Imperador 
n° 73. Formato regular, quatro paginas de quatro colunas, 
pretendia publicar-se tres vezes por mes, cobrando 8$000 por 
assinatura anual. Sob o titulo, lia-se o seguinte conceito de 
E. Zola: "L'empire du monde va etre a la nation qui aura 
l'observation la plus nette et l'analyse la plus puissante". 
Propriedade e gerencia de Manuel de Araujo Saldanha. 

Declarava o editorial "O nosso fim": " . . .desejamos tri-
lhar a estrada de um jornalismo serio, austero, imparcial-
mente devotado a defesa do justo, recebendo inspiracao no 
grande habito ardente das ideias hodiernas". So trataria de 
politica geral; nada, porem, de "artigos de fundo, velhas cha-
pas sedigas". 

Inseriu colaboracao de J . Marques de Carvalho, corres-
pondente no Para; Fabio Cordelio e outros; segao de Biblio-
grafia, Fatos e Noticias, concluindo por encher as duas rae-
tades inferiores das 3a. e 4a. paginas com o inicio do roman
ce "O Renegado", de Julio Claretie. 

Faltou incentivo a O Provinciano para continuar, fican-
do no primeiro numero (Bib. Pub. Est.), 

REVISTA DO NORTE — Iniciou sua publicacao a 10 de 
Janeiro de 1887, formato de 29x21, a tres colunas de compo-
sigao, com oito paginas. Impressa em bom papel, na Tipo-
grafia Industrial, a rua do Imperador n° 14, instalou escri-
torio e redagao a mesma rua, n° 51, 1° andar. Propriedade e 
redagao de Martins Junior, Artur Orlando, Adelino Filho e 
Pardal Mallet. Trimensal, assinava-se a 3$000 por trimestre. 

Firmado pelos elementos do corpo redacional, nao ocu-
pou mais de meia coluna o artigo-programa, intitulado "De-
finigao", assim concluindo: "A Revista nao tern exclusivismos 
cientificos; nao reconhece solidariedade de redagao; deixa a 
cada um a mais completa liberdade de pensamento; so admi-
te artigos assinados e aceita as colaboragoes que lhe parece-
rem vantajosas". 
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Nao ficou no primeiro numero o interessante magazine 
(1) . Circularam, pelo menos, nove edigoes no primeiro ano, 
a u l t ima das quais da tada de 11 de abril, mant ido o regime 
de oito pag inas . Ainda se publicou em 1888, cujo n° 5 saiu 
no dia 20 de fevereiro, divulgando sempre produgoes do pes-
soal da redacao, ajudado por Leal de Barros, Faelante da 
Camara , Teotonio Freire, Alfredo Falcao, autor da segao "O 
mundo elegante", Victor Leal, J . Gongalves Junior e Samuel 
Mar t ins . A gerencia estava a cargo de Alexandre Dioclecia-
no de Albuquerque (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (2) . 

A ESMOLA — Numero unico — Circulou no dia 4 de fe
vereiro de 1887, em formato de 31x21, com oito paginas de 
tres colunas, impresso, em papel couche, n a Tip . Industr ial . 

Deu ensejo a publicagao u m a quermesse de caridade or-
ganizada por u m grupo de mogas, escrevendo, a respeito, 
Alfredo Falcao, no art igo inicial: " . . . e r g u e - s e este jornal, 
esplendido simbolo da liberdade e da iuz, t ransformado em 
bandeira de misericordia, pa ra cobrir os corpos de centenas 
de mendigos, que, esfaimados e nus , estendem-nos as maos 
mir radas e secas pelas ardent ias da canicula, n u m peregri-
na r incessante, in interrupto , de hoje, de amanha , de sempre, 
como u m a tradigao que nao se extingue mais! Esta nossa 
ideia, cremos, achara acolhimento em todos os espiritos ain
da nao contaminados pela sordidez do egoismo". 

"Vamos! — concluiu — u m a esmola para os pobres". 

Focalizando o tenia Caridade ou l i te ra tura diversa, em 
prosa e verso, colaboraram n'A Esmola: Mart ins Junior , Par-
dal Mallet, Sousa Pinto, Adelino Filho, Nemo (pseudonimo 
de Teotonio Freire) , Artur Orlando, Vitor Leal, Tomas Es-
piuca, Obscuro, Alfredo Falcao, com quatro produgoes, inclu
sive um soneto em franees; Maia Pessoa, Samuel Martins, 
Coline, Teofilo Dias e outros (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est . ) . 

JORNAL BARATINHO — Edigao carnavalesca, saiu em 
fevereiro de 1887, formato de bolso, com quatro pag inas . Dis-
tribuiu-se gra tu i tamente , como reclamo da Casa Miran,da, si-
t uada a rua Duque de Caxias n° 32. Notas ligeiras, de hu-

(1) Nos Anais", Alfredo de Carvalho registara, apenas, o n° 1. 
(2) Cole<;5es incompletas. 
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morismo, tiveram a assinatura de Mascarado, Dr. Manta, Dr. 
Tibe e outros pseudonimos (Bib. Pub. Est.). 

A ALVORADA — Revista Militar e Literaria — Publica-
cao quinzenal, deu a luz o primeiro numero a 7 de margo de 
1887, impressa na tipografia do Jornal do Recife. Formato 
de 38x26, com oito paginas a duas colunas de 20 ciceros. 

Era seu objetivo, expresso no artigo de apresentagao: 
" . . . pedir aos nossos represehtantes, aos homens de Estado 
medidas de justiga para melhorar o Exercito, que e sempre, 
em todos os paises cultos, a manutengao e sustentaculo de 
todas as liberdades nacionais". 

Publicaram-se cinco numeros . Colaboracao de Mariano 
Augusto, A. Gomes Pereira Junior, Melo Castro, Baltazar 
Pereira e Tomaz Landim; Na parte literaria: Teotonio Frei-
re, Dias Barroso, Luiz Guimaraes, N. Moreira, Rodolfo Li
ma, Martins Junior, Cleodon de Aquino e Afonso Olindense. 
Ainda constaram do sumario: "Parte recreativa" (so no pri
meiro numero) ; biografias e algum noticiario. 

As tres ultimas edigoes foram impressas na Tip. Indus
tr ial . O n° 5, que foi o "canto de cisne", circulou no dia 15 
de maio (Bib. Pub. Est.). 

GAZETINHA — Impresso em tipografia propria, come-
gou sua existencia a 5 de abril de 1887, tendo como redato-
res Euclides Quinteiro e Ferreira Junior . Com redagao ins-
talada a rua 1° de Marco n° 4, assinava-se a 2S000 por tri-
mestre. Formato pequeno, com quatro paginas . 

Em artigo de apresentagao, declarou a redagao que o 
jornalismo atual da provincia era "raquitico e anemico". A 
excegao de um ou outro jornal de pequeno giro, a imprensa 
dividia-se em jornalismo oficial e da oposigao; "o primeiro 
aplaude o mais escandaloso abuso, enquanto o segundo con-
dena os atos melhor intencionados". Quanto a Gazetinha, 
seguiria outro rumo; nao se manietaria a politica, fazendo o 
possivel para ser uma leitura variada e agradavel, propa-
gando ideias e analisando os acontecimentos socials, "demo-
cratica e perfeitamente imparcial". 

Seguiu-se a publicagao regularmente, tres vezes por se-
mana, divulgando trabalhos de l i teratura ou nao; o "Bole-
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tim Decenario", por Simplorio Patusco ou Finorio Patusco; 
boa "Segao Noticiosa" e colaboragao especial de Galdino Lo-
reto, M. Junior, Eduardo de Carvalho, Bianor de Medeiros, 
etc. 

Atingiu o n° 8 a 20 de junho, esperando aumentar de 
formato e circular cada semana (Bib. Pub. Est.). 

Publicaram-se ainda alguns numeros, dos quais nao res-
t am comprovantes; mas o Diario de Pernambuco, de 14 de 
julho do mesmo ano, noticiou haver entrado em circulagao 
o "ultimo numero do primeiro tr imestre" do periodico, que 
se despedira dos leitores porque ia "descansar e, deste modo, 
readquirir novas forgas, para voltar de novo mais t a rde" . 
Nao se t ra tava "de um caso de morte", mas de "molestia 
g r a v e " . . . 

Nao houve possibilidade de cura para a Gazetinha. 

ERA NOVA — Folha Academica — Impressa na Tip. 
Central, a rua do Imperador n° 73, iniciou sua existencia a 
22 de maio de 1887, em bom formato de cinco colunas, com 
quatro paginas, destinando-se a circular nos dias 2, 12 e 22 
de cada mes . Assinaturas a 3S000 por t r imestre. Redagao 
instalada na Livraria Fluminense, a rua Barao da Vitoria 
(hoje, rua Nova) n° 9. Corpo redacional: Nilo Peganha, Sa
muel Martins, Olimpio de Castro, Jose Teixeira, Joao Lima, 
Gonzaga Bacelar, Estefanio Barroso, Alcibiades Peganha, 
Joao Pereira, Marcos Donzani, Brito Ingles e Elpidio Souto. 

Lia-se no editorial de apresentagao, assinado pelo pri
meiro redator da lista: "O jornal moderno deve doutrinar; 
mas para isso, principalmente em nossa patria, deve ser de-
molidor, porque nada que nos cerca presta. A Era Nova sera, 
pois, a reagao, a lu ta . O fato de vivermos num meio atrasa-
do, corrompido, nao quer dizer que sejamos um seu na tura l 
desdobramento. Ao contrario, indiferentes a esta ou aquela 
conveniencia, seremos o combate sem treguas a ele. Nao 
sendo assim, a imprensa jamais chegara a dirigir a opiniao 
publica, que e o seu ideal". 

So divulgou artigos dos redatores, sobre Direito ou Li-
teratura , com a inovagao de figurar, sob a assinatura, a pro-
vincia de nascimento de cada u m . Samuel Martins foi o au-
tor de "Tipos e tipas — Jornalismo academico de 1886". 
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O segundo numero saiu no dia 2 de junho, incluindo 
colaboracao do academico Viveiros de Castro, antes assinan-
do-se Olimpio de Castro, cujo primeiro nome era Augusto. 
Para o n° 3 anunciara-se artigo de Martins Junior (1) (Bib. 
Pub. Est.). 

GAZETA ACADEMICA — Entrou em circulagao a 1° de 
junho de 1887, formato de 31x22, com quatro paginas de 
duas colunas largas, sendo impressa na Tip . Indust r ia l . 
Redatores — Antonio Jose de Araujo e Augusto Carvalho, 
funcionando a redagao na rua Marques do Herval (atual 
Concordia) n° 211. Assinatura mensal — 500 reis. 

Declarava-se, "o mais ecoador dos gritos levantados ani-
mosamente contra a indiferenga, que tao deshumana quan
to tenazmente vai arraigando-se no espirito da nossa moci-
dade" . Era o produto de uma preocupagao — o "amor as 
le t ras" . Trataria, pois, de tudo quanto dissesse "respeito ao 
desenvolvimento intelectual", esperando obter o concurso da 
mocidade academica. 

Saiu o n° 2 no dia 20. Exclusivamente literaria, a Gazeta 
so divulgou artigos dos redatores e de J . Lustosa; poesias 
de Samuel Martins, Benjamin Rubim e Chico-Chico; t rans
c r ibes , folhetim e parco noticiario. 

Pretendia publicar-se quinzenalmente, mas nao o con-
seguiu. O n° 5, datado de 21 de agosto, com o sub-titulo 
"Homenagem ao merito", foi dedicado ao aniversario do ju-
rista J . J . Seabra, professor da Faculdade de Direito, im-
presso em t inta azul, sendo as paginas circuladas de linhas. 
Abriu a edigao o artigo "Exaltar o merito e idolatrar a vir-
tude — eis a grande aspiragao do homem de bem", de Au
gusto Carvalho, seguindo-se outras produgoes, sobre a data, 
de Virgilio Cardoso, Costa Pinto, Salvador Sousa, Invencao 
Sem Junior, Alvares da Costa, Caldas Brito, C. Vale, Barro-
so Rabelo, Sales Barbosa, Amancio da Cunha, Joaquim Pe-
reira Teixeira, A. J . Araujo, L. Gongalves e Odilon O. dos 
Santos (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao ha referenda, nos "Anais", ao n° 3, nem dele existe com-
provante, mas noticiou-lhe o aparecimento o Diario de Pernambuco de 
18 de junho. 
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Ainda saiu, consoante Alfredo de Carvalho, "o n° 1 (uni-
co?), do II e ultimo ano, a 19 de margo de 1888". 

MADAME VIREMONT, A CHAVE DO FUTURO — Livro 
de Sortes — Foi exposto nas livrarias da cidade, contendo 
boa materia e regular numero de paginas. Prego "ao alcan-
ce de quantos, nas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro, quiserem ler o futuro" (A Provincia, 4.6.1887) . 

O SORRISO — 1887, in-4° — "O n° 1 e unico saiu a 
10 de junho . Rarissimo" ("Anais"). 

O FUTURO — Periodico Literario, Critico e Cientifico 
— Fez circular o primeiro numero a 20 de junho de 1887, 
formato de 26x19, com quatro paginas a tres colunas de 
composicao. Publicacao trimestral, com redagao a rua da 
Uniao n° 10, assinava-se a 1S000 por trimestre e trazia, sob 
0 titulo, a divisa a seguir, em ingles e portugues: "Faga-se 
a justiga na terra, embora desabem os ceus". Redatores-pro-
prietarios: Samuel Farias e Austregesilo Junior, aos quais 
se juntaria, depois, Pedro Barreto. 

Constava do editorial de apresentagao: " . . . propoe-se a 
atravessar os mares procelosos da publicidade, qual fragil 
barquinho"; "pretende brincar nos lagos placidos e serenos 
da li teratura", fazendo tambem "retinir a gargalhada fran
ca e incisiva do ridiculo, diante de certas miserias", "cami-
nhando sempre a luz de principios saos e moralizadores". 

O segundo numero saiu a 30 de julho, tendo as duas 
edigoes apresentado materia variada, incluindo comentarios 
de apoio a causa abolicionista; cronica de Zwinglio, em ro-
dape; produgoes literarias, notas ligeiras e a "Pagina de 
ouro" (a ul t ima), com poesias dos redatores, mais Rangel 
Sobrinho e Silverio Farias, e Charadas, a cargo de J . B . de 
Meneses (Bib. Pub. Est.). 

Sem outros comprovantes, continuou, todavia, a publi-
cagao ate o n° 12, que foi registado pelo diario A Provincia 
de 22 de novembro. Dos "Anais" so constam mesmo os ns. 
1 e 2. 

ANTI-REBATE — Semanario Abolicionista e Republi-
cano — "Fundado (segundo constou do cabegalho) para 
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defesa das vitimas do imundo pasquineiro do Rebate" (1), 
circulou o n° 1 a 6 de julho de 1887, formato de 31x22, a 
duas colunas de composicao, numa folha simples, so impres-
sa a pagina de frente. Propriedade e redagao de Ricardo 
Guimaraes e Jose de Lima, este logo substituido pelo muito 
conhecido Rangel Sobrinho. Assinaturas: ano — 2S000; se-
mestre — 1S000; trimestre — S500; para o interior do Esta-
do, respectivamente: 3$000, 1S500 e S500. Preco do exemplar 
— 0$40 e 0S60. Dizia-se impresso na "Tip. do Anti-Rebate". 

Toda a materia da edigao inicial constou do artigo de 
apresentagao, em que declarava prestar um grande servico 
ao publico, desmascarando "o mercador da imprensa": For
tuna te Pinheiro. A comecar por "pustula" e "invertido", fo-
ram-lhe atribuidos os epitetos mais deprimentes. 

Ate o n° 3, o jornaleco de duas paginas trazia o verso 
em branco; dai para o 12°, imprimiu-se de ambos os lados, 
e as edigoes restantes sairam com quatro paginas normais. 

Do primeiro ao n° 4, n&o fez outra coisa senao atacar 
o redator d'O Rebate, no ultimo dos quais criou a "Coluna 
dos Versos", com o sub-titulo "Perfis nojentos" e tres sone-
tos, intitulados "Fortunate Coelho Pinheiro", "Benjamin Co-
brador" e "Galdino Impressor", assinados com o pseudonimo 
Francisco de Castro Marujo, terminando a secao com o mote 
de E. Morais: 

"Fortunate e um ladrao 
E de cara descoberta". 

Na mencionada edicao, uma nota redacional declarava 
ja se achar suficientemente desmascarado o "infame jumen-
to" . A partir da seguinte, comecaria outra missao, "mais 
proveitosa e honrosa" — a da propaganda das ideias aboli-
cionistas e republicanas. 

Retirada do cabegalho a declaracao, que podia ser cha-
mada "de guerra", foi substituida, no n° 6, pela faixa: "Co-
laboraQao politica — Drs. Martins Junior e Madeira Filho", 
entre os quais se colocou, depois, o nome de Pardal Mallet, 

(1) A historia d'O Rebate figura no volume II desta obra: " Imprensa 
diar ia — 1829/1900". 
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sem que, todavia, nem este nem o primeiro houvesse assi-
nado qualquer produgao. 

O Anti-Rebate abriu, entao, u m a "Coluna Abolicionis-
t a " e uma "Coluna Republicana", a primeira a cargo de 
Rangel Sobrinho e a segunda de Ricardo Guimaraes, os 
quais, ao mesmo tempo e sucessivamente, assinavam sone-
tos e mais sonetos de carater civico. Houve tambem a "Co
luna de Variedades" e uma "Coluna para todos", algum no-
ticiario e l i teratura, bem raros colaboradores, terminando 
com ligeiros anuncios. 

Enquanto isto, mant inha-se firme a polemica com o 
chamado Fortunato d'O Rebate. Por outro lado, o virulento 
orgao deu cobertura a eleigao, para deputado geral, de Joa-
quim Nabuco, apoiando, igualmente, a politica de Jose Ma
riano . 

Findou com o n ° 20, de 30 de novembro, para, em Janei
ro de 1888, transformar-se n'O Recife, estudado paginas adi-
ante (Bib. Pub. Est.) . 

A REPUBLICA — Revista Mensal do Centro Republica-
no de Pernambuco — Saiu a lume no dia 14 de julho de 1887, 
formato de 33x22, com oito paginas de duas colunas largas 
de composicao, sendo impressa na Tip. Industrial , a rua do 
Imperador n° 75, com redagao a mesma rua, n° 77, 1° an-
dar . Redatores — os membros da Comissao Executiva do 
Centro: Izidoro Martins Junior, Argemiro Aroxa, no segundo 
numero substituido por Nilo Peganha; Antonio Martiniano 
Veras, Albino Goncalves Meira de Vasconcelos e Francisco 
Pinto Pessoa. Assinatura anual — 4$000. 

Composta em tipos grandes, com bastante espago de en-
tremeio, a primeira pagina constou do seguinte: "A Repu-
blica Francesa — homenagem do Centro Republicano de 
Pernambuco — em 14 de julho de 1887". 

No editorial "O nosso intuito", na segunda pagina, lia-
-se: "A Republica e menos um orgao da propaganda teorica 
do que um modesto registo dos fatos que se estao produzin-
do no seio do Partido Republicano brasileiro. O intuito prin
cipal do Centro Republicano, quando deliberou fazer esta 
publicagao, foi criar um instrumento de vulgarizagao que 
pusesse, mensalmente, diante dos olhos do publico pernam-
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bucano, o resumo das conquistas que vai fazendo todos os 
dias, no Brasil, o espirito democratico". 

Abrindo com as "Efemerides republicanas", inseriu boa 
materia, inclusive assinada pelos redatores. 

O segundo numero saiu a 20 de agosto, sugerindo que 
cada membro do Centro Republicano contribuisse com 2$000 
mensais para a publicagao do seu orgao, que era distribuido 
gra tui tamente . Estampou o manifesto do Congresso Nacio-
nal Republicano. Nilo Pecanha firmou, nessa edicao, um 
artigo e a "Cronica Politica", II, inti tulada "T ic . . .Tac. 

"Depois de uma interrupgao de alguns meses", recome-
gou A Republica, com o n° 1, ano II, datado de 11 de feve-
reiro de 1888, "o seu tirocinio de folha propagandista, a 
servigo do Centro Republicano desta Provincia". Acentuava 
o editorial alusivo: "O seu programa nao sofreu alteracao, 
porque tambem nao se alteraram os intuitos sociais e as 
crencas politicas do partido que representa na imprensa. 

"Onde esta folha se transformou foi no seu modo de pu
blicagao, na sua forma de aparecer e de circular. Efetiva-
mente, a publicagao mensal, em forma de revista, nao convi-
nha a uma folha politica, destinada a atuar largamente no 
seio da massa ativa da nossa sociedade. Compreendendo 
isto, deliberou o Diretorio do nosso partido que A Republica 
aparecesse semanalmente e em formato maior que o primi-
tivo, ainda que limitado a quatro paginas. So assim poderia 
ela prestar a causa republicana os servigos que, na hora a-
tual, sao urgentes. E, neste sentido, enceta-se hoje esta no
va romagem". 

Adotava, enfim, o prego de 500 reis por assinatura men-
sal e pedia, nessa base, o auxilio dos "verdadeiros democra-
tas pernambucanos". Para o interior e outras provincias co-
brava 2$000 por tr imestre. A redagao ficou, nessa segunda 
fase, a cargo de Martins Junior, Albino Meira, Pinto Pessoa 
e Argemiro Aroxa, tendo como gerente Pedro Pessoa. Cria-
ram-se os titulos seguintes de materia noticiosa especializa-
da: "Gazetilha", "Movimento Republicano" e "Contestagoes 
e reparos", esta ultima segao destinada a "combater e refu-
tar as opinioes ou conceitos" que porventura externassem 
os colegas de imprensa em prejuizo das ideias ou da orga-
nizagao do part ido. Alem dos redatores e do gerente, passa-
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ram a assinar artigos outros intelectuais republicanos, a sa
ber: Jose Inacio Rabelo, Teofilo Braga, Amaro Rabelo Junior, 
Teles de Queiroz, Alcibiades Pecanha, Joao Cardoso, etc. 
Tambem surgiram as "Belas Letras", com poesias de auto-
res diferentes. 

As edicoes de 6 de marco e 21 de abril homenagearam, 
na primeira pagina, respectivamente, a Revolucao de 1817 
(soneto de Martins Junior) e a Inconfidencia Mineira (pa-
lavras de exaltacao ao martir Tiradentes) . 

A partir do n° 11, de 3 de maio, A Republica entrou em 
nova fase, publicando-se bissemanalmente, em formato maior, 
quatro colunas de composicao, impressa na Tipografia do Co-
mercio, a rua do Imperador n° 43, oferecendo, afora os ar
tigos de propaganda e informacoes gerais do movimento re-
publicano, noticiario geral dos assuntos da atualidade e um 
folhetim literario. A ultima pagina era dedicada a aniin-
cios. E se estabeleceu vendagem avulsa, ao preco de 40 reis 
por exemplar. 

A primeira pagina da edicao de 17 de maio, cercada de 
linhas e vinhetas, estampou apenas, em letras fortes, os di-
zeres: "13 de maio de 1888 — Homenagem d'A Republica 
a esse grande dia nacional", lendo-se, nas paginas internas, 
materia alusiva a abolicao da escravatura. 

Nova alteracao ocorreu: O n° 16 circulou com alguns 
dias de atraso, porque, a ultima hora, a Tip. do Comercio 
comunicara nao poder continuar a imprimi-lo, "por ter nis-
so grande prejuizo". Transferiu-se, entao, A Republica para 
a Tip. Apolo, a rua do Hospicio n° 79. 

Foram outros colaboradores: Teotonio Freire, Tome 
Gibson, Joao Saraiva, Braz de Melo, que terminaria assi-
nando a cronica "Sustenidos e Bemois"; Malakof, com a se-
gao "Consta"; J . P . Nolasco, que mandava "Corresponden-
cia", de Paris; Carlos Falcao, Camille Desmoulins e Des-
moulins Junior, autores, os tres ultimos, de excelentes cro-
nicas de rodape; Jack, que fazia a cronica "Coisas. . .", ja 
para o fim utilizando o proprio nome — Pedro Pessoa, etc. 

A edicao de 14 de julho foi inteiramente dedicada a 
Franca, ocupando a primeira pagina (cercada de vinhetas) 
uma poesia, em lingua francesa, de Izidoro Martins Junior, 
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e a ultima, em tipos fortes, palavras de saudacao ao pais ho-
menageado, ao passo que toda a materia das paginas cen-
trais se constituia de artigos, notas ou poesias assinados, 
alusivos a data . 

Que A Republica nao vivia em boa paz com as tipogra-
fias prova-o o fato de, apos outra suspensao, de mais de 
dois meses, transferir-se, no n° 27, de 20 de setembro, para 
a Tip. D. Porcia, situada a rua do Imperador n° 41, 1° an-
dar . Por sua vez, na edicao seguinte, alterava-se o corpo 
redacional, que ficou assim constituido: Amaro Rabelo Ju
nior, Braz de Melo, Joao Cardoso e Pedro Pessoa, sob a che-
fia de Martins Junior. Dai por diante, descontrolou-se a cir-
culacao do jornal, que so aparecia em datas indetermina-
das, com mais de uma semana de espago intercalado; ate 
que chegou ao fim, com o n° 31, de 3 de novembro (1) de 
1888 (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) (2) . 

ECHO DO POVO — Orgao das Ideias Livres — Apare-
ceu com o n° 43, ano I, de 23 de julho de 1887, continuando 
a vivencia do Echo da Victoria, que se publicava na Vitoria 
de Santo Antao (1A), sob propriedade e redacao de Amaro 
Pessoa, de residencia transferida para o Recife, juntamente 
com a tipografia, instalando-se a rua Coronel Suassuna (a-
tual rua Augusta) n° 144. Formato de 37x26, com quatro 
paginas a tres colunas de 14 ciceros. Semanario, estabele-
ceu o preco de 1S500 por assinatura trimestral, ou 3S000 
pela semestral. 

Declarou a redagao que o jornal continuava "a marcha 
antiga". E seu primeiro editorial foi de ataque a Monar-
quia, focalizando a necessidade da republicanizacao e do 
abolicionismo. Comecou o folhetim, em rodape, intitulado 
"Os miseraveis do Recife", de Manuel da Mota Monteiro Lo
pes, e a secao "Letras", com poesias de M. A. S. B. e Ama
ro Pessoa, alem de artigo de Ernesto Correia e materia de 
rotina. 

(1) Registando, em poucas linhas, a existencia d'A Republica, Al
fredo de Carvalho afirmara que o ultimo numero foi o 20°, de 21 de 
abril de 1888. 

(2) A Biblioteca Publica do Estado so possui, d'A Republica, com-
provantes das duas edicoes de 1887 e das dez primeiras do ano seguinte. 

(1A) A bibliografia d'O Echo da Victoria consta do vol. XIV desta 
obra. 
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Nao restam, do Echo do Povo, senao numeros esparsos, 
a saber: dois unicos de 1888 — o n° 24°, de 6 de margo, e 
o 34°, de 19 de maio, dedicados, respectivamente, a Revolu-
gao de 1817 ("Honra e gloria aos corajosos martires da Li-
berdade! Viva a Republica!") e a aboligao da escravatura. 

Algum tempo decorrido, declarava Tomaz Cavalcanti 
da Silveira Lins ao Jornal do Recife, edicao de 19 de julho 
de 1888, haver assumido a propriedade e o cargo de redator 
do Echo do Povo, sem alterar o programa tracado inicial-
mente. 

O mesmo Jornal do Recife deu noticia, a 7 de agosto, 
de haver entrado em circulacao o n° 42 do semanario. Mas 
ficou ele suspenso. 

No ano seguinte, precisamente a 20 de Janeiro, informa-
va o Diario de Pernambuco: "Reapareceu ontem esse perio-
dico (o Echo do Povo), que havia seis meses t inha desapa-
recido". 

Dois comprovantes existem, por sua vez, corresponden-
tes a 1889: o n° 3, ano III, 2a. fase, de 2 de fevereiro, 
em homenagem a memoria de Nunes Machado; e o n° 1, 
ano IV, de 31 de agosto (1), cujo editorial, em bom estilo, 
declarava que, em meio aos maiores embaracos, o periodico 
abria "a porta de mais um ano de existencia", entrando "no 
quarto ano de sua vida cercada de espinhos e de lutas con-
secutivas". A edicao, igualmente colaborada pelo poeta Ri-
cardo Guimaraes, inseriu o folhetim, ja no XVII rodape. 
"Uma historia negra", romance original de Amaro Pessoa 
(Bib. Pub. Est.). 

O SALTIMBANCO — Periodico Satirico e Literario — 
O n° 1 saiu a lume no dia 30 de julho de 1887, formato de 
30x21, com quatro paginas de tres colunas. Dizendo-se im-
presso em tipografia propria, t inha redacao a rua de Sao 
Joao n° 63. Assinatura trimestral — 3$000. 

Sua materia, leve e variada, obedeceu ao enunciado no 
sub-titulo, assim pretendendo publicar-se semanalmente. 

(1) Alfredo de Carvalho registara como ultimo numero, interroga-
t ivamente, o 28°, ano III, de 25 de agosto de 1889. 
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Nao ha indicio, entretanto, de ter continuado (Bib. Pub. 
Est.) . 

ARCHIVO BRASILEIRO DE PHILOSOPHIA, JURIS
PRUDENCE E LITERATURA — Revista mensal, formato 
de 22x15, publicou-se o primeiro numero em agosto de 1887, 
sob a diregao de Clovis Bevilaqua e Joao Alfredo de Freitas. 
Preco do exemplar — 1S000. Impressao da Tipografia Cen
tral, a rua do Imperador n° 73. 

"Alem de artigos de doutr ina e trabalhos de direito 
pratico, decisoes e sentencas de alcance atual — dizia o ar-
tigo-programa — contera sempre uma resenha bibliografi-
ca, na qual se consignarao ligeiras noticias de livros e re-
vistas" . 

Saiu com 48 paginas, afora a capa, e mais oito conten-
do a versao do Conselheiro Joao Jose Pinto Junior d ' "0 es-
pirito do direito romano nas diversas fases do seu desenvol-
vimento", de Rudolf von Ihering, atraves duma traducao 
francesa, para continuar nas edicoes seguintes. 

O texto geral inseriu longos trabalhos dos diretores, de 
Jose Higino e Joao Vieira de Araujo. 

Sairam em setembro e outubro (1), respectivamente, os 
n s . 2 e 3, com identico volume, formando, em numeracao 
seguida, um total de 144 paginas, mais 24 da parte suple-
mentar , ficando sem concluir-se o ensaio de Von Ihering, 
pois a revista terminou ai sua existencia. , 

A materia do Archivo incluiu: "Estudos de Historia Na
tural" , "Estudos Juridico — Ital ianos" e "Jurisprudencia dos 
Tribunals" . Alem dos mencionados, foram outros colabora-
dores: T . G. P . Montenegro, Desembargador J . M. de Frei
tas, Clodoaldo Freitas e Dr. Wing. (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Fac. Dir. — UFPe.). 

A EXPOSICAO — Revista Critica e Humoristica — Cir-
culou, pela primeira vez, a 10 de agosto de 1887, sem cons-
ta r a designagao da da ta . Impressa n a Tip. Central, a rua 

(1) No registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho fez referenda a 
um "numero unico" do Archivo, interrogativamente. 
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do Imperador n° 73, formato de 30x22, com oito paginas, 
sendo quatro em litogravura, tinha redagao na rua das La-
ranjeiras (nao mais existente) n ° 18, 1° andar, em cujo 
terreo ficava a Lit. de Rodolfo Lima & Cia. Publicagao nos 
dias 10, 20 e 30, custando 1$000 a assinatura mensal, pagos 
adiantadamente. 

Apresentou-se com ilustragao de Rodolfo Lima (dese-
nhista oficial), na primeira pagina, representando uma sala 
de redagao, armario com frascos de sais, mesa entulhada dc 
jornais, um gato, compasso e, ao fundo, numa lousa, a di-
visa: "Ridendo castigat mores" no primeiro piano, um gaiato 
em posicao de mesura, e a legenda: "Ao publico — A Exposi-
?ao cumprimenta e oferece seus diminutos prestimos". Por 
sua vez, o cabecalho era constituido de vistoso desenho corn 
bobos, palhagos e, no fundo, o povo. Na oitava pagina figu-
rou um quadro celebre, por copia de Libanio Amaral, como 
aconteceria noutras edigoes. 

A Exposicao — dizia o artigo-programa — "nao vem 
pregar ideias novas, nem consertar o mundo, que, na ver-
dade, vai bastante torto. Nao vem tampouco regenerar a so-
ciedade, salvar os destinos da nacao, nem por termo aos de-
satinos da politica". "Vem, pura e simplesmente, armada 
de craion e pena, munida de desinfetante, causticar, com 
graca e diplomacia, alguns vicios e erros dos nossos homens. 
Vem, fazendo rir, espetar com craion, muito de leve, mas 
mesmo muito de leve, algumas consciencias levianas. Mas 
o fara sem dor". Na politica, nao metera o bedeltio, porque 
tem muito amor a sua candura para estraga-la assim tao 
inutilmente. A Exposigao sera conservadora, liberal, repu-
blicana, conforme o tempo, numero e caso". 

Do texto tipografico constaram: "Rimas a pressa", por 
Gregorio Junior (pseudonimo de Joao Gregorio Gongalves); 
notas de Joao Congo, Veludo, etc. 

Prosseguiu, em tal ritmo, a vida do bem feito magazine, 
que, no seu n° 4, ocupou as duas paginas do centro com ar-
tistico retrato (craion de Antonio Vera Cruz) de Joaquim 
Nabuco, tendo ao lado um mesureiro, que erguia bela Corti
na entre flores e, com a outra mao a segurar o chapeu, fazia 
reverente saudagao, lendo-se em baixo a legenda: "A Expo
sicao disse, no seu programa, que nao se filia a partido al-
gum, politico, mas esqueceu-se de declarar que aplaude e 
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defende as grandes ideias e as grandes reformas, o que ates-
ta com esta pagina em homenagem a um dos mais intrepidos 
batalhadores do abolicionismo". 

Com o n° 14, de 20 de dezembro, terminou o ano, se-
guindo-se a numeragao a 10 de Janeiro de 1888, sempre com 
oito paginas, metade das quais ilustradas, sobretudo pelo 
craion de Rodolfo Lima, que se encarregou todo o tempo 
das charges de critica de costumes. A parte tipografica era 
assinada, em comentarios, cronicas, trepacoes, versos liri-
cos ou epigramas, pelos nomes ja mencionados, mais J . R. 
S. Duarte, Major A. Afonso Leal, D. Salustio, X., Pansudo, 
Anibal Barroso, Sapt, Sataniel, Babu, Dr. Zenobis, Manfredo 
Kocha, O Formigao, Inocencio Simplicio, Babolin, Crispinia-
no Buarque, Fritz, etc. 

A partir do mes de abril, ja no seu n° 25, comecou A 
Exposicao a inserir anuncios ilustrados na ultima pagina. 

O n° 27, ano II, de 13 de maio (1), saiu em edigao espe
cial de quatro paginas, mas formato duplo, apresentando, 
na primeira, expressiva alegoria, em que figurou u'a mulher 
com a bandeira da Abolicao na mao direita, e, na esquerda, 
correntes partidas, ao passo que esmagava, com os pes, a 
serpente da Escravidao. O editorial, abrindo a segunda pa
gina, dizia render A Exposicao reverente "tributo a liberda-
de". Seguiram-se artigos, sobre a data, de Martins Junior, 
Samuel Martins, Artur Fenelon, J . Goncalves Junior, Julio 
Falcao, Belisario Pernambuco, Gaspar Drumond e Afonso 
Olindense, e diversas saudacoes de poucas linhas. A ultima 
pagina, cercada de vinhetas, entremeadas de nomes e datas, 
e encimada pelo escudo do Imperio, inseriu, apenas, ao cen-
tro, o soneto "A Patria", de Honorio Silva. 

Outro numero avistado foi o 33°, datado de 10 de agos-
to, obedecendo ao programa inicial, incluindo sonetos de J . 
R. S. Duarte e Leovigildo (Bib. Pub. Est.). 

JUVENTUDE — Numero unico, de 14 de agosto de 1887, 
circulou em formato de 21x15, com oito paginas, em papel 
especial, impresso na Tipografia Paula Marinho. Comemo-

(1) Nao obstante a data exposta no cabegalho, e evidente que a edigao 
especial d'A Exposicao nao podia ter circulado na data mesma da assina-
tura do decreto da Abol igao . . . 
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rativo do 23° aniversario da Sociedade Recreativa Juventu-
de, inseriu p roduces , alusivas a data, de Artur Orlando, Dr. 
Ferrer, Adelino Filho, Afonso Olindense, M. J . Santana de 
Araujo, Argemiro Aroxa, Inacio Araus e outros (Arq. Pub. 
Est,). 

Outro "numero unico" apareceu no dia 11 de Janeiro 
de 1890, mas em formato de 44x32, com quatro paginas, co-
memorando o 3° aniversario da Banda de Musica "Juventu-
de", numa "justa homenagem aos socios (que eram 24) e ao 
professor Lourenco T. da Silva" (Bib. N a c ) . 

Finalmente, saiu o terceiro "unico" a 14 de agosto do 
mesmo ano, reduzido o formato para 32x22, outras quatro 
paginas, trazendo sob o titulo as divisas "Uniao e Forca" e 
"Melodia e Luz". Lia-se na pagina de frente: "Distribuido 
no baile do 26° aniversario da instalacao da Sociedade Re
creativa Juventude e 3° da Banda de Musica". Abaixo, os 
nomes da diretoria a tuante no bienio 1889/1890. 

A par do noticiario especifico, as duas ultimas edigoes, 
impressas na tipografia de F . P . Boulitreau, apresentaram 
trabalhos assinados por Manuel Caitano de Albuquerque 
Melo, J . Pacifico dos Santos, Euclides Quinteiro. Braz de 
Melo, Tomaz Espiuca, Graciliano Martins, e tc . , a frente, in-
variavelmente, o Dr. Ferrer (Bib. Pub. Est.). 

VOZ DO POVO (1) — Periodico Satirico e Literario — 
Deu a luz o n° 1 no dia 5 de setembro de 1887, com quatro 
paginas a duas colunas de vinte ciceros. Redacao a rua das 
Trincheiras (hoje suprimida) n° 50. Anunciou-se como bis-
semanario, a S500 por assinatura mensal na cidade ou S600 
para fora. 

Lia-se, no artigo de apresentacao, que a existencia dos 
jornais era sempre efemera; causa: a "crise, esse fantasma 
multiforme que se encontra a cada passo e sob todos os aspec-
tos" . Pretendia ser um "eco fidelissimo dos sentimentos po-
pulares"; o "orgao por onde respire a grossa veia das pai-
xoes democraticas". So nao faria politica. "Atiramos o nos-
so cartel de combate. Abram-nos a porta larga do horizon-

(1) O titulo nao e precedido do artigo A, como registara Alfredo de 
Carvalho. 
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te da imprensa, onde vamos, como um singelo astro, des-
crever a nossa obscura elitica". Concluiu "fazendo um lar
go cumprimento de respeito a imprensa mais adiantada". 

Estampou artigos sobre politica, instrucao e abolicio 
nismo, assinados por Petit Taine, Rouget de l'lle, Colbert e 
Julio Favre. Apesar da partida de leao, nao prosseguiu a pu-
blicagao (Bib. Pub. Est.). 

O ANTHEU — Periodico Literario, Critico e Noticioso — 
Tambem "orgao republicano", iniciou sua existencia a 7 de 
setembro de 1887, tendo como redatores Manuel Sacramen
to e Fantino Soares. Trazia como lema: Libertas quoe sera 
tamen". Com redacao a rua da Penha n° 1, apareceu em 
formato de 26x19, com quatro paginas de tres colunas, des-
tinando-se a sair tres vezes por mes. Assinatura trimestral 
— 1$500. 

Constava do artigo de apresentacao: " . . .so ha um meio 
de salvagao: a Republica Federativa". 

Divulgando artigos e poesias dos respectivos redatores, 
de Paixao Vieira e outros, viveu pouco O Antheu, cujo ulti
mo numero, o 5°, ocupada a quarta pagina com o "Mundo 
Parnasiano", circulou a 11 de novembro (Bib. Pub. Est.). 

DEZESEIS DE SETEMBRO — Polianteia de 1887, cu-
ja data lhe serviu de titulo, apresentou-se em elegante for
mato de 40x28, com quatro paginas, a primeira circulada 
de vinhetas e as outras de linhas. Impressao em papel-car-
tolina creme, excelente trabalho material da tipografia de 
G. Laporte & Cia. 

Constituiu um preito a Provincia de Alagoas, no 70° 
aniversario de sua emancipagao politica, como "homenagem 
de seus filhos residentes nesta cidade", por "iniciativa de 
alguns academicos". 

Apos ligeiras palavras de "cumprimentos" da colonia 
alagoana, inseriu producoes alusivas ao acontecimento, em 
prosa e verso, de Fernandes Lima, Alfredo de B. Lima, Gon-
galo M. de A. Lima, Felicio Buarque, A. C. Vieira, Jose 
Mendonca, Misael Craveiro, Antonio Cavalcanti, Jose de Go-
doi, Domicio Marinho Falcao, A. Buarque, C. C , Artur T. 
da Costa e Costa Rego (Bib. Pub. Est.). 
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20 DE SETEMBRO — Comemoracao ao 52° Aniversario 
da Revolucao Riograndense — Homenagem do Clube Repu-
blicano Riograndense 12 de Setembro, circulou na data do 
titulo, em 1887, com oito paginas, a primeira das quais ser-
vindo de capa, com cliche simbolico, ao centro, e, abaixo, as 
palavras "Ordem e Progresso", seguidas de nomes dos che-
fes daquele movimento armado. Impressao da Tip. do Co-
mercio; formato de 31x22. 

Ocupou a segunda pagina o "Hino Nacional da Repu-
blica Riograndense" (cantado pela primeira vez na noite de 
30 de abril de 1839) . Sucederam-se artigos em torno do 
grande feito gaucho, assinados por Pardal Mallet, Joao Car
doso, Frederico Bastos, Moy. P . Viana, Jose Vieira Braga, 
Ant6nio de Sousa Neto, Alfredo Varela e Teles de Queiroz. 
A ultima pagina estampou uma relacao dos sulriogranden-
ses radicados no Recife e as datas das "vitorias da revolu
cao" (Arq. Pub. Est.). 

O NORTE — Quinzenario de Literatura — Impresso na 
tipografia da rua das F16res n° 24, 1° andar, circulou pela 
primeira vez no dia 1 de outubro de 1887, formato de 30x22, 
com quatro paginas de duas colunas a 16 clceros. 

Seu fito primordial, conforme o artigo de apresentacao, 
resumia-se "na ciencia, na critica e na literatura". Bata-
lhando em prol de reformas sociais, s6 discutiria "principios, 
ideias e questoes". 

Inserindo trabalhos de colaboragao de L. Pamplona, 
Spencer Neto, Lacerda de Almeida, Teotonio Freire e ou-
tros, publicou-se o n° 2 (1) a 15 de outubro (Bib. Pub. Est.). 

Nao so isto. Nada obstante a ausencia de outros com-
provantes, O Norte continuou ate o n° 6, registado pelo Jor-
nal do Recife de 25 de dezembro. 

O ESCALPELO — Bimensario Critico, Humoristico e 
Literario — Surgiu a 16 de outubro de 1887, formato de 27x 
20, com quatro paginas, trazendo sob o titulo as divisas "Pa-
tria e Democracia — Verdade e Justica". Propriedade de 
Izidro Lavrador. 

(1) Para Alfredo de Carvalho s6 havia saido o n° 1. 
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Pretendia, consoante o artigo de apresentacao, "disse-
car, mas com o estilete da critica, os tipos que, em nossa 
sociedade, vivem na mais adiantada podridao moral", mas 
imparcialmente, desassombradamente, visando so a verdade. 

Divulgou "Comentarios", de Barrabas; "Esbocetos", por 
Delfim; "Notas a lapis", etc. Toda a quar ta pagina encheu-
-se de poesias, sob o titulo geral "Jardim poetico". Nao pros-
seguiu (Bib. Pub. Est.). 

O TABACO LIVRE — Jornal Literario, Noticioso e Re-
generador — Circulou o n° 1, que foi tambem o ultimo, no 
dia 30 de outubro de 1887, tendo como redatores e proprieta
ries A. Vale (Canivete) e Amelia (1) Silva. Formato peque-
no, com duas colunas de 16 ciceros, inseriu notas humoris-
ticas, curiosidades e aniincio do Cafe Peri (Bib. Pub. Est.). 

O PANSUDO — Periodico Satirico e Literario — Im-
presso n a tipografia d'A Ideia, in-4°, "o n° 1 e unico saiu a 
? de novembro. Numero avulso — 40 reis. Pasquim" 
("Anais"). 

O TEMERARIO (1 A) — Periodico Critico, Humoristico 
e Literario — Comegou a publicar-se no dia 8 de novembro 
de 1887, formato de 23x16, com quatro paginas, impresso 
na tipografia d'O Echo do Povo. Bissemanario, vendia-se o 
exemplar a 40 reis. Propriedade de Jose Coelho e Alfredo 
Lins. 

Noticiando-lhe o aparecimento, o diario A Provincia, do 
dia 9, destacou do artigo de apresentagao do novo orgao os 
topicos a seguir: "O Temerario, se colocando na honrosa po-
sigao de respeitar a todos, sem contudo faltar com a justiga 
a quern de tal se fizer digno, nao procura saber quern e rico 
ou pobre, senhor ou escravo, nobre ou plebeu. 

"Nao se prestando a instrumento de vingangas publicas 
ou particulares, e como tal colocado em uma posigao louva-
vel, deseja de todos bom acolhimento e pede ao mesmo tem
po o seguinte e especial favor: "Ninguem lhe falte com a 
insignificante quantia de dois vintens; porque: 

(1) Nao Am61io, como esta registado nos "Anais" . 
(1A) Omitido nos "Anais ' ' de Alfredo de Carvalho. 
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Com o santirtho dinheiro 
£ que se faz toda guerra; 
Nao com duques e marqueses, 
Que se tudo torna em terra" . 

Prosseguiu regularmente, mas so existe comprovante do 
n° 7, de 30 de novembro, de cujo cabecalho constavam as 
quadras abaixo transcritas, a guisa de profissao de fe: 

"Seja vil e presuncoso 
Quern deseja posicao; 
O Temerario aborrece 
O beocio, o toleirao. 

E como tal nao se curva 
Nem sabe o que e cobica; 
Seu fim tinico e fazer 
A todos maior justiga". 

A edigao inseriu editorial contra o jogo, continhos, ane-
dotas, pilherias, "De boca em b6ca" e "Linhas recreativas", 
em versos, sem assinatura, no regime do "continua" (Bib. 
Pub. Est.). 

Continuou a existencia d'O Temerario ate o n° 11, regis-
tado pela "Gazetilha" do Jornal do Recife, edigao de 25 de 
dezembro de 1887. 

O ESPIAO — Critico e Satirico — Ultimo pasquim apa-
recido em 1887, circulou o n° 3 (1) a 18 de dezembro, 
formato de 23x16, com quatro paginas de duas colunas, di-
zendo-se impresso em tipografia pr6pria, situada no Beco da 
Pandega n° 2. 

Lia-se em nota redacional de abertura: " . . . e i s aqui o 
vosso espiao pela terceira vez", seguindo-se uma serie de con
sider agoes esdruxulas; mais materia corriqueira, a base de 
pequenos escandalos amorosos (Bib. Pub. Est.). 

(1) Alfredo de Carvalho atribuira ao n° 1 d'O Espiao a data de 15 
de d e z e m b r o . . . 
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O RECIFE — Semanario Abolicionista e Republicano — 
Nao comegou com o n° 1 (1), mas com o n° 21, ano I, de 
12 de Janeiro de 1888, em substituigao ao Anti-Rebate, con-
forme noticia dada, no dia seguinte, pelo Jornal do Recife, 
atraves de sua "Gazetilha". 

Existem comprovantes dos n s . 22, de 21 de Janeiro, e 25, 
de 23 de fevereiro, formato de 30x21, com quatro paginas de 
duas colunas. Propriedade e redagao de Ricardo Guimaraes 
e Rangel Sobrinho. Tabela de assinaturas: ano — 6$000; se-
mestre — 3$000; para fora da cidade — 6$500 e 3$500, res-
pectivamente. Impressao da tipografia da rua das Flores n° 
24, 1° andar . 

O n° 22 estampou editorial sobre a "quadra de imorali-
dades que atravessamos", constituida de abusos, injusticas, 
suplicios praticados pela policia, etc. O n° 25 focalizou a ne-
cessidade da federagao das provincias, "gloriosa aspiragao dos 
gloriosos martires da Repiiblica do Equador, no celebre mar-
tirologio de 1817". 

Era a demais materia constante de Folhetim Literario, 
em rodapes, a cargo de Pardal Malet; "Coluna Republicana", 
de Ricardo; "Coluna Literaria", "Coluna dos Versos", ambas 
com a assinatura de Rangel, e "Coluna de Todos"; mais no-
ticiario e meia pagina de anuncios. Nao ha indicios de ter 
continuado (Bib. Pub. Est.). 

RABO ESCONDIDO COM O GATO DE FORA (1A) -
Jornal de Arranca-Toco — Com "pilherias de arromba" e 
"numero uniquissimo", circulou no dia 11 de fevereiro de 
1888. formato de 28x21, com quatro paginas a duas colunas 
de 16 ciceros, impresso em papel superior. 

(1) Por incrivel que pareca, Alfredo de Carvalho informou, nos 
"Anais", que o n° 1 saiu em principios de novembro de 1887'' dando como 
ult imo o n° 22, o que fez in ter rogat ivamente . 

(1) O denominado Rabo Escondido Com o Gato de Font foi registado 
por Gondim da Fonseca, na sua "Biografia do Jornal ismo Carioca — 1808/ 
1908", pagina 378, (Livraria Quaresma, Rio, 1914), como tendo sido publi-
cado no Rio de Jane i ro . No mesmo engano veio a incidir o catalogo dos 
"Anais da Biblioteca Nacional", pagina 105, vol . 85, de 1965, suprimindo, 
alem disso, o artigo o entre as palavras com e gato. 
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O editorial de apresentacao foi redigido em frances. Se-
guiu-se materia leve, constituida de pastiches, anedotas, pi-
lherias, trogas e u m a serie de adagios pelo avesso. 

Distribuiu-se a edicao durante o baile a fantasia do "sa-
bado gordo", no Clube Internacional de Regatas (2) . Entre-
tanto, nao se viu, nas suas paginas, nenhuma alusao ao Car-
naval, salvo atraves das vinhetas de separagao das materias 
(Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O CAIADOR — <5rgao do Clube Carnavalesco das Caia-
dores — Saiu a lume no dia 12 de fevereiro de 1888, formato 
de 27x18, com quatro paginas a tres colunas de composigao 
e boa materia alusiva, entremeada de vinhetas. 

"Criticar, suavemente, sem dor", "rir-se e fazer r ir" — 
era o seu programa, que foi cumprido a risca. 

Seguiu-se a publicacao, cada ano, menos em 1894, im-
pressa na "Tip. d'O Caiador" ate o n° 7; depois, no Atelier 
Miranda, a rua Duque de Caxias n° 39, e os ultimos nume-
ros na Tip. Mendes, instalada no n° 16 da hoje extinta rua 
das Laranjeiras. 

Alem da materia redacional, fertil na satira e no humo-
rismo, inseria colaboracao de Eurico Vitruvio e Oscar Ara-
gao, tendo divulgado, na edicao de 28 de fevereiro de 1892, 
um hino de Belisario Pernambuco, oferecido ao Clube dos 
Caiadores. 

Comegou o seculo XX com o n° 16 (?), datado de 17/19 
de fevereiro de 1901, e prosseguiu, anos a fora, mais adiante 
aduzindo ao nome do clube a palavra "decano", ate chegar 
ao n° 30, que teve a da ta de 14/16 de fevereiro de 1915 (Bib. 
Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (1) . 

Ainda circulou O Caiador no Carnaval de 1916, a 5 de 
margo, segundo informagao do Diario de Pernambuco; no de 
1917, a 18 de fevereiro, consoante o Jornal Pequeno da mes-
ma data; no de 1919, a 2 de margo, conforme o noticiario d' 
O Intransigente; no de 1922, a 25 de fevereiro, e no de 1923, 
a 2 de abril (segundo Carnaval) , ao que registou o Jornal do 
Commercio. 

(2) Atual Clube Internacional do Recife. 
(1) Colegoes incompletes. 
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O PIPAROTE — Numero especial para comemorar o Car-
naval de 1888, surgiu no dia 12 (1) de fevereiro, formato de 
bolso e quatro paginas a duas colunas de composigao. 
Com tiragem declarada de 10.000 exemplares, foi distribuido 
pela casa editora, a tipografia de Manuel J . de Miranda, a 
rua Duque de Caxias n° 39, a cuja propaganda dedicou a ul
t ima pagina. Seus redatores eram "filiados a politica da fo
lia". Notas ligeiras e versos chistosos tiveram, entre outros, 
a assinatura de O Pai, A Mae e O Filho (Bib. Pub. Est.). 

O EQUADOR — Revista Semanal, Politica e Noticiosa — 
Impressa na Tipografia Industrial, circulou o primeiro nu
mero no dia 6 de margo de 1888, propriedade de Jose Caitano 
da Silva & Cia. 

Noticiando o aparecimento do n8vo 6rgao, que tambem 
seria ilustrado quando "a natureza da critica" a isto o convi-
dasse, frisou o Jornal do Recife do dia 8: " . . .esta bem escri-
to, o que faz crer que esta ele confiado a boas penas" . 

Prosseguiu (1A) ate o n° 4, cujo aparecimento foi noti-
ciado pelo Jornal do Recife de 11 de abril. 

NOVA PATRIA — Periodico Trimensal — Circulou pela 
primeira vez a 10 de marco de 1888, formato de 31x22, com 
quatro paginas de tres colunas. Redatores — Antonio de 
Araujo, Jesuino Lustosa e Joao Capistrano, instalada a re-
dagao na rua dos Ossos (atual 24 de Maio) n° 52. Tabela 
de assinaturas: semestre — 3$000; trimestre — 2$000. 

Teve a assinatura dos tres o editorial de apresentacao, 
bastante longo. Dizia, entre uma serie de consideragoes: 
"Pequeno atomo atirado no meio do redemoinho que circula 
o mundo humano", seria "urn brago forte e musculoso con
t ra os caluniadores e desrespeitadores dos direitos academi-
cos e uma coluna grossa e solida levantada para protecao 
daquelas inteligencias juvenis que apenas necessitam de 
animacao para voar". 

Sua materia constou de artigos politicos e literarios e 
poesias subscritas pela equipe redacional e por Leonidas 

(1) Nao no dia 11, como registou Alfredo de Carvalho . 
(1) Dos "Anais", autor citado, consta apenas o n° 1, seguido de inter-

rogagao. 
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e Sa; mais noticiario ligeirissimo e a cronica do fim, intitu-
lada "Lasquinhas" e assinada por Pof. 

No n° 3, que foi o ultimo, datado de 30 de marco, so per-
manecia o primeiro redator, sendo os dois ultimos substitui-
dos por Amancio Ramos e Prado Sampaio, figurando Eroti
des Viana como "agente" (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O ARTISTA — 6rgao da classe em Pernambuco — Es-
treou no dia 1 de abril de 1888, formato de 35x25, com qua-
tro paginas de duas colunas a 18 ciceros. Propriedade "de 
uma Associacao'", t inha como redator Cirilo Ribeiro, insta-
lada a redagao na rua Direita n° 98. Tipografia propria. 
Assinatura anual — 5$000. Prego do exemplar — $500. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "O aparecimento d' 
O Artista e a mais viva demonstragao de que a arte de todo 
ainda nao esta morta . file demonstra tambem que nesta 
raga escravisada pelos preconceitos dos homens ainda exis-
tem mogos que t rabalham e lu tam para arranca-la do esta-
do morbido em que ha muito ela se acha submergida". Te-
ria por fim principal "pugnar pelos interesses dos artistas de 
Pernambuco". 

A par de comentarios ligeiros, em torno do programa 
enunciado, inseriu produgoes especificas de Macedo Papan-
ga e Antonio de Araujo e noticiario miudo. 

Um numero especial, datado de 13 de maio, foi dedica-
do a aboligao da escravatura, em papel acetinado, figuran
do na primeira pagina, circulada, uma poesia comemorati-
va, de Teotonio Freire, seguida de outras firmadas por Pe
dro de Assis, Elisio de Melo, Marcelino Cleto, Beatriz de Cas
tro, etc . 

Outro comprovante so foi encontrado do ano III, n° 3, 
de 6 de margo de 1890, ja o servigo grafico e a redagao trans-
feridos para a Tip. Industrial, a rua do Imperador n° 75, 
sem mais alteragoes, a nao ser uma segunda parcela na 
pauta de assinaturas (para o exterior e estados): ano — 
6$000; semestre — 3$500. A edigao divulgou trabalhos de 
colaboragao firmados por Silvio de Almeida, Melhergui H. 
(anograma de Julio Hancem), M. Sousa Junior e Artur 
Bivar. 
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Tendo comegado o ano de 1891 com a edigao de 26 de 
Janeiro, foi possivel avistar exemplares desde o n° 2 ate o 
fim. Cresceu o formato —• quatro paginas de quatro colu-
nas — e, a part ir do n° 4, de 17 de fevereiro, passou a pro-
priedade e diregao da Sociedade Uniao Progressista Central 
das Artes (1 ) . 

Mantido o rftmo inicial, O Artista adotara, concomitan-
temente, uma "Segao Lirica", com poesias, sobretudo, de 
Artur Fenelon e R. Rayroux (outro pseudonimo do tipografo 
Julio Hancem); "Literatura", tendo como principal colabo-
rador Manuel Sacramento, e a "Revista", segao que se ocu-
pava da recepgao de jornais de permuta. Toda a quarta pa-
gina se enchia de publicidade comercial. Como cobrador, 
figurava o nome de Sebastiao Guedes. 

Prolongou-se a existencia do periodico ate, pelo menos, 
o n° 21, ano IV, de 18 de marco de 1891 (Bib. Pub. Est.). 

O PARNASO — Pequeno Quinzenario Noticioso, Critico 
e Literario — Impresso na tipografia da rua dos Flores n° 
24, 1° andar, com redacao na rua Augusta n° 161, 1° andar, 
deu a luz o n° 1 no dia 10 de abril de 1888, formato de 23x 
16, com quatro paginas. Redatores — Aniano Costa e Joao 
Pessoa. 

Seu programa estava concebido nas seguintes palavras 
da apresentacao: "Nao e politico; e absolutamente imparcial 
e tera por divisa: Suum quique tribuere". Divulgou colabo-
ragao de A. Carlos, Godofredo e K. Fune e a segao "Pensa-
mentos e anedotas". 

Ficou no primeiro mimero (Bib. Pub. Est.). 

(1) Afastado do antigo posto, Cirilo Ribeiro escreveu um artigo na 
edigao de 4 de abril de 1891 d'O Artista Brasileiro, de Olinda, saudando o 
transcurso do aniversario d'O Artista ̂  em cujas colunas defendera "a fa-
mllia artlstico-operaria, a legendaria sofredora", assim concluindo: " . . . en -
quanto os teus novos e improvisados redatores e diretores embrenham-se 
desajuizadamente pela estrada da polltica, sem rumo e sem norte, deixan-
do-se arrastar pelas correntezas fatais de vingangas pequeninas, de sen-
timentos de despeitados, eu, teu fundador espoliado; teu redator elimina-
do, lamentando a grande transformagao por que acabas de passar, tdda 
contraria ao teu programa, venho saudar-te nas ideias de outrora, pelas 
colunas d'O Artista Brasileiro, ja que nao posso, filho dos meus sonhos, 
saudar-te entre meus bracos". 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 4 9 

A FOLHA MODERNA — Periodico Quinzenal — "Pura-
mente literario, sem envolver-se em politica", comegou a 
existir a 15 de abril de 1888, com quatro paginas, formato 
de tres colunas, tendo como proprietarios-redatores Artur 
Lidio Rabelo da Silva e Solidonio Atico Leite. Custava 1$500 
a assinatura trimestral (1$600 para fora do Recife) e 
a redacao achava-se instalada a rua Padre Nobrega n° 2, 
2° andar . 

Contou, nos cinco numeros publicados, com a colabora-
gao de Henrique Martins, Henrique Azevedo, J . B . Goncalves 
Lima, Artur Vanderlei, Olimpio S. dos Santos Falcao e J . 
de Castro, os dois ultimos incluidos, por fim, no corpo reda-
cional. O primeiro numero foi impresso na Tip. Comercial, 
a rua do Imperador n° 43, e os demais na da Rua das Flores 
n° 24, 1° andar. O n° 5 (e ultimo) saiu a 20 de junho (1) 
(Bib. Pub. Est.). 

O SPORTMAN — Surgiu a 22 de abril de 1888, formato de 
32x22, com quatro paginas de tres colunas. Propriedade "de 
uma empresa", instalou redacao na rua do Imperador n° 
22, 1° andar, imprimindo-se na Tip. do Comercio. Destina-
do a publicar-se nos dias de corridas hipicas, custava 100 
reis o exemplar. 

No segundo numero, do dia 29, afora a materia especi-
fica e anuncios, iniciou a secao "O pelintra", uma "revista 
comica dos acontecimentos do Recife em 1885". 

Ficou circulando aos domingos, ligeiramente aumenta-
do o formato, e subiram para o cabecalho os nomes dos re-
datores: Silveira Carvalho e Batista de Medeiros. O n° 5, de 
22 de maio, transformou a primeira pagina, circulada de vi-
nhetas, numa "Homenagem a Patria Livre", aduzindo as pa-
lavras: "Trabalho, Civilizacao, Riqueza, Moralidade e Pro-
gresso", seguidas de vivas as instituicoes e personalidades 
que contribuiram para a abolicao da escravatura. Ainda 
figuraram, nas paginas de materia hipica, poesias civicas de 
Teotonio Freire e J . Goncalves Junior. 

A 31 de maio circulava o n° 6, sob a direcao e redacao 
unica de Batista de Medeiros. Resolvera prosseguir a publi-

(1) Alfredo de Carvalho dera o n° 4, de 30 de maio, como tendo sldo 
o ultimo. 
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ca?ao d'O Sportman, embora sem o apoio forte do jornalista 
Joaquim Candido da Silveira Carvalho. Comprometia-se a 
dar noticias sucintas das corridas, "quer no Prado Pernam-
bucano, quer nos outros que se estao preparando" . 

Ent re tanto , nao foi mais alem (Bib. Pub. Est.). 

HOMENS E LETTRAS — Revista Literaria — Saiu o 
primeiro niimero datado de abril de 1888, formato de 31x21, 
com oito paginas de tres cplunas, utilizando papel couche, 
t rabalho grafico da oficina do Jornal do Recife. Instalara-se 
a redacao n a Livraria Fluminense, a r u a Barao da Vitoria 
(atual rua Nova) n° 9. Assinaturas a 3S000 por seis nume-
ros, custando 1$000 o exemplar. 

Abriu a edicao de estreia um artigo de Artur Orlando 
sobre Tobias Barreto, em que prestava homenagem "ao re-
generador da l i teratura brasileira", e, centralizando a com-
posigao tipografica, via-se enquadrada em fina vinheta, a fi-
gura do pensador sergipano, em fotografia colada ao papel . 

Nas paginas restantes liam-se: "Algumas notas sobre a 
l i teratura da America do Norte", por Tobias Barreto; o poe-
meto "Abril", de Jaime de Seguier; "Prova escrita de con-
curso", por Jose Izidoro Martins Junior; "Simbolistas e deca-
dentes", de Samuel Martins; "Folhetim", por La Muse; ver
sos de Vitoriano Palhares, Claudino dos Santos e Martins 
Junior, e algumas notas redacionais. 

O n° 2 circulou em setembro, iniciando o texto um es-
tudo biografico de Vitoriano Palhares, por Afonso Olindense, 
tendo ao centro da primeira pagina a fotografia colada do 
biografado. Seguiram-se artigos de Martins Junior, Henri
que Martins e Samuel Martins; crdnica-folhetim de Leovi-
gildo; poesias de Bianor de Medeiros, Agostinho de Oliveira 
Junior, alem de transcricao de Guerra Junqueiro e a t radu-
gao "Um louco", sem assinatura (1 ) . 

Nao prosseguiu a publicacao do jornal (e nao revista) 
redigido por penas tao ilustres (Arq. Pub. Est .) . 

(1) Os artigos de Tobias Barreto e Samuel Martins, do n° 1, deviam 
continuar na edicao seguinte, mas permaneceram inacabados. Fato identico 
ocorreu no n° 2, com outro artigo do mesmo Samuel e com a traducao "Um 
louco". 
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LOUROS E PALMAS — Polianteia dedicada a art ista 
Luizita Palacios, circulou no dia 5 de maio de 1888, embora 
sem nenhum indicativo de da ta . Formato de 31x22, foi im-
pressa em otimo papel, com quatro paginas, n a ul t ima das 
quais figurava, num. quadrinho: "Homenagem de seus admi-
radores, no dia de sua festa art ist ica". Toda a materia cons-
tituiu-se de saudagoes, em prosa e verso, a "crianga-artista" 
(Bib. Pub. Est .) . 

O BRADO JUVENIL — Jornalzinho "de criancas e para 
criangas", a 80 reis o exemplar, cobrando 300 reis pela men-
salidade, circulou pela primeira vez no dia 5 de maio de 1888, 
formato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas. 

Tendo como redatores e proprietaries Jose Candido de 
Barros e Jose de Oliveira, o primeiro deles assinou o sucinto 
artigo de apresentacao, declarando que sua folha t inha "por 
fim advogar as ideias sas e que coadjuvem o desenvolvimento 
desta estremecida pa t r ia" . 

Constou sua materia de notas leves, charadas e urn fo-
lhetim, que ocupou o rodape das quatro paginas, na al tura 
de quatro centimetros (Bib. Pub. Est.). 

Impresso na Tip. do Comercio, o n° 3 (1), datado de 
4 de junho, divulgou colaboracao, principalmente, de Jovi-
niano Monteiro e Deodoro dos Santos (Bib. N a c ) . 

A ACADEMIA — Homenagem dos Estudantes de Direi-
to e a o dia 13 de Maio — Edicao de 1888, teve curso alguns 
dias depois da grande data, impressa em papel de luxo, for
mato de 31x22, com quatro paginas. Lia-se sobre o titulo: 
"Era moderna", de um lado, e do outro: "Seculo XIX" . Co-
missao de redacao: Bianor de Medeiros, Samuel Martins e 
Galdino Loreto, os quais assinaram notas sucintas de sau-
dagao a data, seguidos de mais 30 saudagoes, em prosa e 
verso, de Martins Junior, Tobias Barreto, J . Tiago da Fon-
seca, Claudino dos Santos, Delfino de Paula, Pedro Nolasco 
Pereira da Cunha, Andrade Pinto, Sebastiao Lobo e outros 
(Bib. Pub. Est.). 

(1) Para Alfredo de Carvalho, O Brado Juvenll havia ficado na edigao 
de estrela. 
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O ESFORCO — Periodico Bimensal, Literario, Critico 
e Noticioso — Impresso na tipografia da rua das Flores n° 
24, 1° andar, apareceu no dia 15 de maio de 1888, formato 
de 30x21, com quatro paginas de tres colunas. Propriedade 
"de uma Associacjio", adotou o prego de 500 reis por assina-
tura mensal . 

Declarou, em artigo de apresentagao, nao tomar parte 
"nas lutas mesquinhas dos partidos sem bandeira, que se 
revolvem no seio do pais, cada qual mais prometendo ao po-
vo, cada qual mais iludiixdo"; apoiaria as grandes ideias, 
" t ra tando das questoes financeiras, economicas e emigra-
cao; abriria naginas a literatura, ciencias, artes, industria 
e agricultura". 

Divulgando artigos sobre Direito, al6m da parte litera-
ria, variedades, noticiario e versos de Tasso e Samuel Farias, 
quando chegou ao n° 6, de 31 de julho, duplicou o formato, 
passando suas quatro paginas a ter tres colunas largas e 
mais variedades, incluindo folhetim. So, porem, no n° 9, de 
20 de setembro, veio a constar do cabecalho- diretores e pro
prietaries — Elpidio de Andrade, Samuel Farias e Andrade 
Junior; cobrador — Joao Joaquim de Figueiredo. 

Foram outros colaboradores: M. Furtado, Manuel do 
Sacramento, Manuel Monte Falco, H. Lima e S. J . Ribeiro 
de Sa (Bib. Pub. Est.). 

Alem dos exemplares manuseados, ainda ocorreram duas 
edigoes, a ultima das quais, o n° 11, registada pelo Jornal 
do Recife de 28 de outubro (1) . 

VICTORIA — Numero unico, circulou a 3 (1 A) de iu-
nho de 1888, como "homenagem dos habitantes da fregue-
sia do POQO da Panela ao dr . Jose Mariano Carneiro da Cu-
nha, em honra ao dia da vitoria abolicionista de 13 de Maio". 
Impresso na Tip. Universal, papel roseo, formato de 37x27, 
com quatro paginas, a primeira envolveu num. circulo os no-
mes dos lideres da aboligao da escravatura. E, abaixo do 
titulo, lia-se: "Honra a Patria! — Gloria a Liberdade!". O 

(1) Alfredo de Carvalho s6 mencionou, na sua relacfio, o n° 1 d'O 
Esforco. 

(1A) Nao no dia 2, como esta nos "Anais" do autor citado. 
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assunto foi desenvolvido, nas paginas restantes, atraves de 
artigos de Jose Higino, A. Figueira, Martins Junior, Cleo-
don de Aquino, Jose da Mata Cardim, J . Freitas, Pinto Gui-
maraes Junior, Elvira de Aquino, etc. (Bib. Pub. Est.). 

O CARA-DURA DOS SALOES — Achou-se "a venda 
esse novissimo livrinho de sortes para as noites de Santo An
tonio, Sao Joao e Sao Pedro, contendo versos, charadas, e-
nigmas, biografias, contos, anedotas, anexins, sortes, can-
gonetas, jogos. . . e outras coisas mais". Acrescentou a no-
ticia: "Quern quiser um para divertir-se, va a Livraria Fran-
cesa" (Diario de Pernambuco, 5.6.1888) . 

RECIFE ILLUSTRADO — Periodico Literario, Critico e 
Humoristico — Publicagao trimestral, divulgou-se o primei-
ro numero no dia 10 de julho de 1888, formato de 30x20, com 
oito paginas, quatro das quais em litogravura. Impresso na 
Tip. Industrial, assinava-se a 3$000 por trimestre e 1$000 
por mes, para a capital, ou 3$100 e 1S050, respectivamente, 
para fora. Redatores Jack & Libolio (na realidade, Joaquim 
Tiago Lopes da Fonseca e Artunio Vieira); agente de co-
brangas — alferes Jose Matias Lopes da Fonseca. Adminis-
tragao a rua da Soledade n° 80. 

A primeira pagina foi ocupada por artistico desenho a 
craion, de Libanio Amaral (autor das demais ilustragoes), 
com a seguinte legenda: "Ao publico pernambucano, o Re
cife pede benevolencia e auxilio, prometendo, em compensa-
gao, fazer rir, etc., etc.'" 

Abrindo o texto, na segunda pagina, declarou que, alem 
de fazer rir, se dedicava a critica impessoal, sem individuali-
zar ninguem; so individualizaria a virtude, fazendo-lhe jus-
tiga". 

A par de charges nas paginas centrais, apresentou lison-
jeiro texto tipografico, dentro do programa enunciado. Na 
ultima, figurou expressiva alegoria sobre a abolicao da es-
cravatura, com a seguinte legenda: "A Historia rele em suas 
paginas a data que marca para nos a igualdade e a frater-
nidade". 

Decorreu a publicagao com regularidade (o n° 3, com 
apenas quatro paginas, teve carater especial, em favor da 
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Santa Casa) (1), inserindo sempre materia interessante, em 
prosa e verso, de linguagem sadia, cheia de verve e satira, 
sendo a principal colaboragao assinada com pseudonlmos, a 
saber: Gar Rancho, o das "Pantofonias", Dr. Kri Kri, com 
a segao "Tipos"; Licinio; Albino; Junior, o das "Silhouetas 
feminis", que nao era outro senao Martins Junior; Zeze; 
Nemo (como se ocultava Teotonio Freire); Pacifico (2), etc., 
que se iarn revezando ou apareciam esporadicamente. Man-
teve torneios poeticos, com a participagao de Julio Pires, Can-
dido de Alencar, Costa Filho, Leonidas e Sa, Leovigildo Sa
muel e Gervasio Fioravanti, o ultimo dos quais vencedor 
duas vezes seguidas, sendo as respectivas poesias inseridas 
na primeira pagina das edigoes de 20 de agosto e 11 de ou-
tubro, devidamente i lustradas. 

As charges das paginas centrais eram constituidas de 
historietas em quadrinhos, focahzando costumes e fatos da 
vida comum, a satira e a critica casadas ao humorismo dos 
desenhos e das legendas. Nas paginas externas figuravam, 
em geral, retratos de personalidades das letras e das artes, 
ou tipos de rua, assinando-os os ilustradores Antonio Vera 
Cruz, Crispim Amaral e Livino Amaral. 

O n° 13 apresentou, na pagina de frente, retratos, en-
tre folhas de louro, das senhorinhas Delmira Costa, Maria 
Fragoso e Maria Coelho, numa homenagem "as primeiras 
bacharelandas da Faculdade de Direito do Recife". 

Terminado o ano com o n° 16, de 12 de dezembro, o n° 
17 so apareceu a 22 de Janeiro de 1889. As quatro paginas 
litograficas encheram-se de alegorias ao Ano Novo, a pri
meira das quais resumida na legenda a seguir: 

"O Recife, empunhando o machado 
Do progresso, trabalha constante 
Para abrir este ovo gigante, 
P'ra sair dentro dele o saber, 
A ciencia, as industrias, as artes, 
Tudo quanto adianta a nagao; 
Mas encontra esta interrogagao: 
"Nosso povo aprendeu ja a ler?". 

(1) A edicao especial foi datada de 6 de ag6sto de . . . 1887, conse-
quencia de er ro tipografico, pois circulou em 1888. 

(2) Pacifico (nao houve possibilidade de identifica-lo) foi o pioneiro 
das reportagens de reunioes na alta sociedade no Recife. 
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Prosseguiu a publicagao, indene de alteragoes, mas sem 
ir muito adiante, atingindo o n° 20 a 21 de fevereiro do ano 
I I (Arq. Pub. Est.). 

Ainda chegou a ser divulgada outra edigao do Recife 
Illustrado, que cada dia mostrava "aperfeigoar os seus traba-
lhos", conforme o registo do Diario de Pernambuco de 21 de 
margo de 1889. 

! 

JUANITA — Polianteia dedicada a art is ta Juani ta Pa-
lacios, editada pelo Clube que t inha seu nome, circulou a 
14 de julho de 1888, dia do respectivo beneficio no Circo 
Chileno. Pequeno formato de tres colunas, com quatro pa-
ginas, figurou n a primeira um retrato, a craion, da home-
nageada, desenho de Libanio Amaral e t rabalho litografico 
de Rodolfo Lima & Cia. As paginas restantes divulgaram 
saudagoes a Juani ta , em prosa e verso, assinadas por diver-
sos intelectuais (Bib. Pub. Est.). 

NOVIDADES — Folha Imparcial, Noticiosa e Literaria 
— Impressa n a Tip . Economica, a rua do Imperador n ° 73, 
saiu o primeiro numero a 14 de julho de 1888, em pequeno 
formato de tres colunas, com quatro paginas . Assinava-se 
a 2$000 por trimestre, pa ra a cidade, e a 2$100 para fora. 

Sem ser politico — dizia no editorial de apresentagao — 
"analisara todas as questoes que se agitarem no seio dos 
nossos partidos, com calma e desapaixonadamente", obede-
cendo a divisa: "Imparcialidade e Just iga". 

Publicou-se semanalmente, ate o n° 6 (1), datado de 
27 de agosto, ja impresso na Tip. Industr ia l . Sem anuncios, 
inseria mater ia redacional variada, inclusive colaboragao de 
L. Moreira de Azevedo, Joao Ribeiro, Ascendino de Albuquer
que e outros com pseudonimos, mantendo as segoes "De re-
lance", "Novas" e "A pedido". Era cobrador Carlos de Car-
valho. 

Tendo circulado o n° 6 com ligeiro atraso, dizia a reda-
gao que o jornal passaria a circular nos dias 10, 20 e 30 de 
cada mes, o que nao pode efetivar-se (Bib. Pub. Est.) . 

(!) Alfredo de Carvalho registara, unicamente, o n° 1. 



256 LUIZ DO NASCIMENTO 

ESTRELA D'ALVA (1 A) — Numero unico de 15 de ju-
lho de 1888, foi publicado em homenagem a menina Anita 
Palacios, de quatro anos de idade, por motivo do primeiro 
aniversario de sua "luminosa carreira" no Circo Chileno. 
A edigao em apreco consti tuiu urna retribuigao ao festival 
do seu beneficio, que a pequenina ar t i s ta dedicara a impren-
sa, tres dias an t e s . Impressa em papel azul, n a tipografia 
do Jornal do Recife, com quat ro paginas, formato de bolso, 
inseriu saudagoes ligeiras, em prosa e verso, assinadas por 
V. Cardoso, G. de A. M. P . , X . C. e W . , transcrevendo 
cronicas da imprensa diaria a respeito do festival (Bib. Pub. 
Est . ) . 

BRADO PERNAMBUCANO — Orgao das Ideias Progres-
sivas — Apareceu a 12 de agosto de 1888, em substituigao 
ao Echo do Povo, obedecendo as mesmas caracterist icas e 
ao redator-proprietario Tomaz Cavalcanti da Silveira Lins . 
Mudara a redagao pa ra a r u a D . Vital n ° 25, estabelecendo 
que circularia em dias indeterminados . 

A edigao, unica encontrada, a par de variada mater ia re-
dacional, teve a colaboragao de Joaquim EUas d'A. Rego 
Barros, Marcelino dos Santos e Manuel do Sacramento (Bib. 
Pub. Est.). 

Nao ficou no primeiro numero ( 1 ) . Prosseguiu, regular-
mente registado pelo noticiario do Jornal do Recife, a te o 
n ° 8, este focalizado n a edigao de 3 de novembro. 

Viveu o Brado Pernambucano du ran te o periodo em que 
o outro esteve s u s p e n s e 

O PHILARTISTA — Gazeta Musical — Ent rou em cir-
culagao a 1° de setembro de 1888, formato de 33x22, com 
quatro pag inas . Trabalho grafico, em papel couche, do Ate
lier Miranda, a rua Duque de Caxias n ° 34, destinava-se a 
sair b imensalmente . Tabela de ass inaturas: Trimestre — 
3$000; mes — 1$000; para o interior e provincias — 3$100 
e 1$050, respectivamente. A par t i r do n ° 2 foi excluida a 
parcela tr imestral . A redacao funcionava na rua Direita n° 3. 

(1A) Publicacao omitida nos "Arrais" do autor citado. 
(1) Segundo os "Anais", o Brado ficara no n° 1. 
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Da primeira pagina constou artistico desenho, de E-
phrem, em litogravura, envolvendo o titulo, uma lira, livro de 
musicas e paisagem de fundo, tendo ao lado o sonetilho 
" R u i n a s ! . . . " . Nas duas do centro vinha o original musical 
da valsa "Amelia", autoria de Marcelino Cleto, sendo a ul
t ima de materia tipografica. 

"O presente jornal nao se ocupara de politica" — decla-
rava o editorial de apresentacao, acentuando, depois de ou-
tras consideracoes: "Apenas temos em vista fazer um pouco 
de arte, nao somente como estimulo para novas provas na 
luta pela vida; mas ainda como ocasiao de vivificar o espi-
rito amortecido pelo estudo ou pelo oficio". 

Iniciada a publicagao tendo como diretores Ephrem & 
Cia., logo no segundo numero mudou a direcao, sendo um 
dos redatores Marcelino Cleto. Continuando o ritmo da es-
treia, cada pagina de frente era constituida de artistica li
togravura, a cargo de A. C. ou de Libanio Amaral, com a 
indicagao da musica (e respectivo autor) , que infalivelmen-
te ocupava as paginas centrais. Eram colaboradores da 
quarta pagina, revezando-se e isubstituindo-se: na Parte 
Musical — Misael Domingues, Maria Angelica da Cruz Ri-
beiro, Lourengo Toonaz da Silva, Marcelino Cleto, Alfredo 
Gama e Claudio da Gama; na Parte Literaria — Artunio 
Vieira, Laura da Fonseca, Franga Pereira, Audifax Lima, 
Silvano Teles, Afonso Olindense, Teotonio Freire, etc. 

Circulou O Philartista, ora quinzenal, ora mensalmen-
te, ate o n° 16, de 12 de junho de 1889, tendo sido o n° 14 
dedicado a libertagao da escravatura, desde a alegoria da 
capa, seguida do hino "13 de maio", por Marcelino Cleto, 
ate a pagina de Literatura (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 
(1) . 

A DISTRACAO — Periodico Critico, Literario e Impar-
cial — Deu a luz o n° 1 no dia 15 de setembro de 1888, 
tendo como redator-chefe Martinho da Conceigao. Com re-
dagao a rua do Imperador n° 73, anunciando cobrar 1$400 
pela assinatura trimestral, saiu com quatro paginas, forma-
to de 30x20, a duas colunas de 16 ciceros. 

(1) D'O Philartista s6 existem, na Biblioteca Publica do Estado, com-
provantes dos ns . 1, 13 e 14. 
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Do artigo de apresentagao constava: " . . . s e u principio 
— a moralidade; o seu guia — a imparcialidade; o seu fim 
— a literatura, e o seu passeio predileto — a critica" (Bib. 
Pub. Est.). 

Nao ficou na edigao de estreia (1) . Circularam, ainda, 
os ns . 2 e 3, registados pelo Jornal do Recife, o ultimo na 
edigao de 16 de outubro. 

A VERDADE — 6rgao Imparcial — Saiu o primeiro 
numero a 24 de setembro de 1888, impresso na Tip. Indus
trial, a rua do Imperador n° 75, formato de 31x21^ com 
quatro paginas, a duas colunas de composigao de 16 cice-
ros. Destinado a circular semanalmente, anunciou o prego 
de 40 reis por exemplar e o de 300 reis por assinatura men-
sal. 

Ao que exprimiu o artigo de apresentagao, seria uma 
trincheira de combate "da hipocrisia e do tartufismo, do 
embuste e do egoismo dos nossos pseudos politicos", adian-
tando: " . . . m e n t e m os conservadores, os liberals e os repu-
blicanos"; "mentira, mentira, mentira e o triangulo em que 
todos estes Janos assentam o edificio da felicidade do povo". 

Contra "o lema mentiroso" da politica, opunha-se A 
Verdade, concluindo: "So com a verdade e a justiga o povo 
sabera ter autonomia e valor; e so desta autonomia e deste 
valor podera brotar a frondosa arvore de sua felicidade". 

Outros editorials candentes, ligeiras cronicas de Pes-
tallozzi e Ramiitho (anagrama de Artunio Vieira) e algum 
noticiario completaram a edigao. 

Seguiu-se a publicagao com o mesmo desembarago de 
linguagem desabusada, criticando atos da administragao 
provincial e os "escandalos" do Hipodromo do Campo Gran
de, inclusive admitida a colaboragao de Danton, Argos, Arie-
vi (anagrama) e Bocage Brasileiro, este com os sonetilhos 
satiricos "Brinquedos". 

Chegado, porem, ao quarto numero, de 15 de outubro, 
ficou suspense So reapareceu — n° 1, ano II — a 7 de ja-

(1A) Consta dos "Anais", apenas, o primeiro numero . 
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neiro de 1889, quando declarou a redagao que o afastamen-
to "das lides da imprensa" se dera por "motivos imperio-
sos" . Cont inuar ia profligando o mal e aplaudindo o bem, 
onde quer que se manifestassem. De logo, deu boas vindas 
ao novo presidente da provincia, Inocencio Marques de Araii-
jo Gois Junior, aconselhando-o a nao seguir a pista de "des-
calabros" da administracao Oliveira Andrade, o que consti-
tuiu o assunto principal do orgao duran te o tempo todo. 

T . A. , O Solitario e Puf foram colaboradores novos, en-
quanto os poetas Ricardo Guimaraes e Bianor de Medeiros 
contribuiam com sonetos, embora raros, pa ra amenizar a 
par te politica e as criticas ao Derby Clube. 

Findou a existencia d'A Verdade com o n° 7, ano II, a 
26 de fevereiro (1) (Arq. Pub. Est . ) . 

O ALBUM (1 A) — Publicagao dedicada ao Conselheiro 
Joao Alfredo, em regozijo pela abolicao da escravatura, ca-
prichoso trabalho da "Encadernacao Comercial", de Manuel 
Miranda, s i tuada a rua Duque de Caxias, noticiou-lhe o apa-
recimento o Jornal do Recife, edicao de 4 de outubro de 1888, 
nos seguintes termos: 

"fi um rico a lbum encadernado a pelucia cor de grana-
te, ornado com pontas e cantos de p ra t a lavrada, tendo n a 
par te superior da capa u m cartao de ouro com a seguinte 
dedicatoria: "Ao Exmo. Sr . Cons. Joao Alfredo Correia de 
Oliveira, os empregados da Alfandega de Pernambuco. Maio, 
1888". Diversas folhas contem, em letras de fantasia, os no-
mes dos empregados e sao enriquecidas com lindas aquare-
las do sr. Teles Junior . Alem disso, leem-se nelas conceitos, 
poesias e artigos apropriados ao fato que comemoram os 
ofertantes. Destaca-se, porem, a alegoria da primeira folha, 
que e belissima". 

O ESTIMULO — Publicou-se a edicao de estreia no dia 
5 de outubro de 1888, formato de 30x20, com quatro paginas 
de duas colunas largas, constando do cabecalho os slogans 
"Viver as claras" e "Ordem e Progresso". Redagao e diregao 
de Artunio Vieira, Teotonio Freire e Elisio de Melo. Escrito-
rio — rua de Sao Jose n ° 29. Assinatura mensal — $300. 

(1) Circularam, como se ve (4-j-7), onze edigoes d'A Verdade, e nao 
sete, como consta dos "Anais". 

(1 A) Nao consta da relagao dos "Anais". 
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Tinha por "fim principal um estudo serio da nossa Ins-
trugao Publica, que tao malbaratada esta". 

Sobre o ensino primario e temas diversos, escreveram 
Joao C. de Melo Cabral, Elisio de Melo, Servulo Beda e Ar-
tunio, este com tres produgoes, inclusive soneto e cronica de 
rodape. 

Em sua curta existencia, o periodico obedeceu ao rumo 
tragado, acrescentando ao numero de colaboradores Ovidio 
Filho, S. C. Ribeiro Junior e Severino Marques. 

Circular am, apenas, quatro edigoes, a ul t ima das quais 
datada de 21 de novembro (Arq. Pub. Est.). 

A TESOURA — Propriedade de "uma associagao" e "re
dagao anonima", saiu a lume no dia 27 de outubro de 1888, 
formato de 23x16, com quatro paginas. 

No artigo de apresentagao dizia-se disposta a cortar "to-
das as partes gangrenadas, ulcerosas e podres" do meio so
cial, inculcando-se "o sustentaculo da dignidade dos cida-
daos". 

Constava dos pianos d'A Tesoura circular duas v§zes 
por semana, mas ficou mesmo na primeira edigao (Bib. Pub. 
Est.). 

O SPORT — Em formato medio, de quatro colunas e 
quatro paginas, circulou o primeiro numero a 15 de dezem-
bro de 1888, impresso na Tip. do Comercio, a rua do Impe-
rador n° 43, com redagao instalada a rua do Queimado (hoje, 
Duque de Caxias) n° 43. Propriedade e redagao de Silveira 
de Carvalho, anunciou o prego de 5$000 por assinatura anual. 

Consoante o artigo-programa, seria "o noticiador severo" 
de tddas as ocorrencias que se dessem nos hipodromos, "com 
a finalidade que se impoe a t6da e qualquer missao jornalis-
t ica". Independente, teria tambem alguma li teratura e uma 
segao de Variedades, "para amenizar um pouco o dissabor por 
que passe quern nao tenha a vantagem de acertar no ganho 
deste ou daquele animal" . 

A publicagao prosseguiu. Entretanto, so foi possivel en-
contrar um segundo comprovante: a edigao especial de 13 de 
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maio de 1889, cuja primeira pagina ostentou expressiva ale-
goria, trabalho da Litografia Miranda, obedecendo ao titulo 
"Homenagem do Sport ao dia 13 de maio", seguindo-se pala-
vras de exaltagao a data e seus herois, entre palmas, faixas 
e o escudo da Monarquia (Bib. Pub. Est.). 

1 8 8 9 

O LITTERATO — Periodico Critico, Humoristico e Litera-
rio — Saiu a luz da publicidade no dia 1 de fevereiro de 1889, 
formato de 23x16, com quatro paginas. Tendo como redato-
res Demostenes de Olinda e Ernesto Lemos Duarte, ao qual 
se juntou, no segundo niimero, Eurico Vitruvio, visava a "en-
treter os leitores", sempre justiceiro e critico quando fosse 
preciso. Saindo quinzenalmente, assina-se a 1$000 por tri-
mestre. 

Circularam nove edicoes, normalmente, inserindo mate
ria variada, dentro do programa, inclusive as secoes "Ao cor-
rer do dia", por Piloto; "Palmatoadas"; "Recreio" e outras, 
mais a colaboracao de Samuel Farias, Artur Muniz, Artur 
Rabelo, Silveira Carvalho, Mario Chaves, etc. (1), alem dos 
trabalhos, em prosa e verso, dos fecundos redatores. 

O n° 9, que foi o ultimo, publicou-se a 1° de junho. Im-
pressao da tipografia recem-instalada a rua Conde da Boa 
Vista n° 24-K, a principio, e, depois, da Tip. Parisiense, no 
Patio do Carmo n° 28 (Bib. Pub. Est.). 

O CAPETINHA — Periodico Critico e Pilherico — De 
"redacao anonima", propriedade de F . Moreira da Cruz e J . 
Gonzaga, circulou pela primeira vez a 15 de fevereiro de 1889, 
para vender-se a 20 reis cada exemplar, saindo trissemanal-
mente. Redacao a rua das Pernambucanas n° 6. 

Divulgando materia leve, em prosa e verso, o pequeno 
jornal so existiu ate o n° 5, datado de 25 do mesmo mes 
(Bib. Pub. Est.). 

(1) Em artigo sob o titulo "Demostenes de Olinda", inserto n'O Pro
gress*), de Palmares, edicao de 30 de agosto de 1900, afirmou Jose Lima ter 
part icipado do grupo que fundou O Litterato. 
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O GLOBINHO — Saudagao ao Carnaval de 1889 — Im-
presso na Tipografia do Comercio, circulou a 3 de margo, 
formato acima de medio, com quatro paginas. Apresentou 
editorial pouco carnavalesco, notas ligeiras e anedotas, tudo 
na primeira, enchendo as restantes grandes anuncios das 
tres firmas que o editaram: Fabricas Melo — Biset, Globo 
e Nova Hamburgo (Bib. Pub. Est.). 

JORNAI, EO MIRANDA — Dedicado a Troca sem . . . 
Tracos — Edigao carnavalesca, saiu a lume no dia 3 de mar-
go de 1889, em formato de 22x16, com quatro paginas. Pro-
priedade da Litografia, Tipografia e Encadernagao Miranda, 
si tuada a rua Duque de Caxias n° 39. Bern redigido, boa 
verve, ilustrado de vinhetas alusivas, serviu de propaganda 
da firma, distribuindo-se gra tu i tamente . Tiragem declara-
da: 5.000 exemplares (Bib. Pub. Est.). 

SPORT PERNAMBUCANO — Numero unico, editado 
pela associacao do mesmo nome, publicou-se a 3 de margo 
de 1889, formato de 30x22, com quatro paginas. 

O editorial de apresentacao, assinado por Filipe Cruz, 
versou sobre a exibicao do "celebre Club Carnavalesco Sport 
Pernambucano" . Inseriu materia alusiva ao triduo de Mo-
mo, a base da satira e do epigrama em prosa e verso (Bib. 
Pub. Est.). 

O CARNAVAL — Jornal Humoristico sob a direcao do 
Clube Carnavalesco Cavalheiros da fipoca — Circulou datado 
de 3 e 5 de margo de 1889, formato medio, quatro colun,as, 
comportando bastante materia dedicada ao periodo de Mo-
mo. Exibia, sobre o titulo, os slogans "Seculo das luzes" e 
"Era hodierna", constando do expediente: "Assina-se de gra-
ga no meio da rua sem numero — Sao assinantes todos aque-
les que o quiserem ler". Nao faltaram, de permeio as notas 
de critica e aos versos chistosos, vinhetas alusivas (Bib. Pub. 
Est.) . 

O BEIJA-FLOR — Periodico Critico e Joco-Serio — 
Propriedade "de uma Associagao", apareceu a 18 de margo 
de 1889, declarando, em editorial assinado por Manuel do 
Sacramento, ser imparcial em politica. Com redagao a rua 
Visconde de Albuquerque n° 44, pretendia publicar-se tris-
semanalmente, ao prego de 20 reis por exemplar e de 500 
reis pela assinatura t r imestral . Bern apresentado grafica-
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mente, formato de 22x16, com quatro paginas, teve a ccla-
boracao, em prosa, de Demostenes de Olinda e Filipe Cruz, 
e em versos, de M. S. , Dr. Mequetrefe e A. P . Nao ha no-
ticia de ter prosseguido (Bib. Pub. Est.). 

A MAO OCCULTA — Critico e Recreativo - - Publicou-
-se pela primeira vez a 22 de margo de 1889, tendo como edi-
tores-responsaveis J . de Sousa e Guilhermino de Aragao 
(1 ) . Formato pequeno, com quatro paginas, anunciou o se-
guinte programa: "Literatura, poesias, charadas e miscela-
neas" . 

Nas tres unicas edigoes dadas a publico, teve como ma
teria principal as secoes "Mao armada", "Mao de poesias", 
"Mao de pelo e mao foveira", "Mao de Novas" e "Mao de 
charadas" . 

O n° 3 circulou no dia 6 de abril (2) (Bib. Pub. Est.). 

VINTE E CINCO DE MARCO — Edigao unica, circulou 
em 1889, da data do titulo, formato medio, com quatro pa
ginas de quatro colunas. Na primeira, lia-se: "Preito da 
Uniao Academica Cearense ao Quinto Aniversario da Aboli-
cao dos Escravos no Ceara. Patria — Liberdade. Primeiro 
ano da redencao dos escravos no Brasil". Abaixo, sob os ti-
tulos "Fatores do Abolicionismo" e "Batalhao da Vanguar-
da do Abolicionismo Brasileiro", xespectivamente, vinham 
duas listas de nomes de pessoas homenageadas. 

As tres outras paginas divulgaram materia alusiva, 
constante de artigos, todos assinados por intelectuais cea-
renses, a comecar por Clovis Bevilaqua (Bib. Pub. Est.). 

A RENOVACAO — Revista de Literatura, ComerdK 
Artes e Indiistria — Apareceu no dia 16 de abril de 1889, 
formato de 32x23, de tres colunas, pretendendo circular se-
manalmente, ao preco mensal de $500. Tendo como proprie-
tario Manuel Bernardino Ramos, era redator principal Fe-
licio Buarque. 

(1) Nao "de Andrade" , como esta nos Anais . 
(2) O livro de Alfredo de Carvalho registara o n° 2, de 29 de margo, 

como tendo sido o u l t imo. 
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Advogaria, segundo o artigo-programa, "principios de 
progresso", discutindo, "a luz da neutralidade e da razao, 
todas as questoes de interesse geral que se agitam n a esfera 
politico-administrativa". Seria "uma tr ibuna de conscien-
cia" onde todas as ideias justas encontrariam apoio, concor-
rendo, "com seu contingente, para a prosperidade da pa-
t r ia" . 

Divulgou produgoes de Licinio de Macedo, Teotonio Frei-
re, Franca Pereira, Felicio Buarque, J . de Macedo Franca, 
Lanciotto de Rimini e Semogerdna, ou seja, Feliciano Andre 
Gomes, que escreveu sobre "As ar tes" . Nao teve anuncios. 

Ficou no primeiro mimero (Bib. Pub. Est.). 

O CARA MOLE — Periodico Critico e Caricato — Pu-
blicacao trissemanal das segundas, quartas e sextas-feiras, 
a 20 reis o exemplar, surgiu no dia 24 de abril de 1889, ten-
do como redator-responsavel Joao Dez. Sob o titulo apare-
cia uma caricatura alusiva, ladeada, a esquerda e a direita, 
pelas duas quadras seguintes: 

"Cara Dura (1) ja morreu, 
Ja deu conta a Satanaz; 
Pagou todo desaforo 
O patife Ferrabraz. 

Eis aqui O Cara Mole, 
Amigo do verdadeiro, 
Pronto sempre a fazer guerra 
Ao safado, ao tribofeiro". 

Com redacao na Travessa do Falcao, circulou regular-
mente, divulgando notas humoristicas e trepagoes, fatos es-
candalosos, uma ou outra ilustragao em xilogravura, tendo 
como colaboradores principals Francisco Manuel Joao, Rei-
vax e O Olho Vivo. De formato pequeno (22x16), tendo qua-
tro paginas, veio a aumentar poucos centimetros depois do 
n° 6. E prosseguiu, com autenticas pasquinadas, ate o n ° 
25, datado de 12 de junho (Bib. Pub. Est.). 

(1) Referenda a um jornalesco do mesmo quilate, da Vitoria-de-Santo 
Antao, que circulara em fins de 1886. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 2 0 5 

O PANDEGO — Periodico Critico — Muito fraco e mal 
feito, circulou a 25 de abril de 1889, formato de bolso, com 
quatro paginas . Pretendia aparecer semanalmente, mas fi-
cou no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

A RONCA — Jornal Critico, Literario e Noticioso — Deu 
a luz sua primeira edicao no dia 27 de abril de 1889, formato 
de 22x14, com quatro paginas de duas colunas, tendo como 
proprietario Eleuterio Escobar. Pouco expressivo, quase re-
pleto de anuncios, ainda assim circulou regularmente, cada 
semana . 

A partir do sexto numero, porem, datado de 22 de ju-
nho, acrescentou ao cabegalho: "Orgao republicano", apa-
recendo com o formato ligeiramente aumentado . A primei
ra pagina dessa edicao, circulada de vinhetas, trazia o seguin-
te, em tipos fortes: "Homenagem ao distinto republicano dr . 
Silva Jardim — 22 de Junho de 1889". 

Lia-se no pequeno editorial, iniciando o texto, que o jor
nal se tornara republicano declarado devido a "depravagao 
de um governo imoral como o que dirige os nossos destinos". 
E concluiu: "A Ronca tudo envidara para ser um veneno 
terrivel para a vida, ja de si morta, da monarquia brasilei-
r a " . 

Intelectualmente melhorado, passou a inserir, alem de 
comentarios redacionais, colaboracao literaria de Ranuito 
(Artunio Vieira), J . G. (Julio Guilherme), Amaro Pessoa 
e outros. 

Na edicao de 29 de julho, declarava uma nota que a 
aparicao do decimo numero d'A Ronca constituia um indice 
de progresso, pois aumenta ra novamente de formato (tres 
colunas) e esperava crescer mais . O proprietario, nao tendo 
ainda escritorio, podia ser encontrado a rua Barao da Vito-
ria n° 30, as 9 e as 17 y2 horas . So entao divulgou o prego 
do exemplar — 60 reis. 

Vinha publicando mais de duas paginas de anuncios. 
Foram novos colaboradores: Alvaro Leitao, E. Santos e Ma
nuel do Sacramento. 

Nao se concretizaram as esperancas do proprietario e o 
periodico, ao inves de crescer, findou-se com o n° 11, que 
circulou no dia 10 de agosto (Bib. Pub. Est.). 
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A REACQAO — Revista Critioa e Literaria — Proprieda-
de "de u m a associagao", deu a luz o n ° 1 no dia 5 de maio 
de 1889. Publicagao semanal, apresentou-se no formato de 
32x23, com quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros, as-
sinando-se a 1$500 por t r imestre . Tinha redagao a rua do 
Imperador n° 54, 3° anda r . 

Lia-se, no artigo-programa, que o seu aparecimento 
constituia u m a reagao contra o "marasmo profundo" do es-
pirito publico. 

Contou com a colaboragao literaria de Prado Sam-
paio, Tome Gibson (poesia), Machado Dias, Alberto Dias, 
Braz de Melo, Cruz Saldanha e Courber-Lamarais, alem de 
notas literarias e variedades. 

A Reaccao viveu ate 25 de maio, quando circulou o n° 
3 (1) (Bib. Pub. Est .) . 

A ACADEMIA — Edigao unica, de 13 de maio de 1889, 
publicou-se em formato de 32x23, com quatro paginas, a 
duas colunas de 16 ciceros, impressa em bom papel, na Tip . 
Economica. 

Alem do cabegalho, a primeira pagina ostentou, em ti-
pos fortes, a seguinte dedicatoria, encimada pelo emblema 
da Republica: "Homenagem dos Estudantes de Direito ao 
dia 13 de maio, primeiro aniversario da Redengao dos Ca-
tivos". 

As paginas restantes inseriam produgoes de Clovis Be-
vilaqua, Jose de Castro e Silva, Jose Nogueira Filho, Morais 
Pinheiro, J . Pacifico dos Santos, P . Landim, F . de Sa e ou-
tros (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA DO NORTE — Jornal academico — Decla-
rando-se quinzenario, circulou, pela primeira vez, a 7 de 
junho de 1889, com seis paginas, formato de 31x21, a tres 
colunas de composigao. Eram redatores-proprietarios: Je-
suino Lustosa, Antonio Costa, Jose Eusebio, Artur Leraos, 
Leonidas e Sa e Eneas Mart ins . Impressao, em papel supe
rior, da Tip. Industrial , a rua do Imperador n° 75. Assina-
va-se a 2$000 tr imestrais . 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 1 como "ultimo". 
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Iniciando com a frase "Esta redacao nao e solidaria em 
materia politica ou religiosa", escreveu a redagao, sob o ti-
tulo "Razao de ordem", depois de outras consideragoes: 

"A criagao deste periodico nao e nem pode ser um fato 
isolado e sem nenhuma significagao. No meio do estagna-
mento geral por que passa a nossa Academia, onde, nao raro, 
sao esmagadas as nossas melhores inteligencias sob o peso 
da irresponsabilidade coletiva, estamos certos, o nosso apa-
recimento significara, senao um acontecimento, pelo menos 
um protesto em agao". E mais: " . . . sobra-nos a satisfagao 
de nao pertencermos ao numero daqueles que sentem eter-
na e palpitante a decadencia da vida intelectual de nossa 
escola". "fi esta a nossa crenga, criando esta tribuna, com 
franca colaboragao, para todos os nossos colegas". 

O n° 2, datado de 2 de julho, com oito paginas, apresen-
tou a primeira circulada de tarja, ao centro da qual lia-se 
em tipo negrito, corpo 20: "Homenagem da Revista do Norte 
a memoria do Grande Mestre Tobias Barreto de Meneses". 
Ao alto, as ultimas palavras do extinto: "Tudo tern a sua 
logica, ate a morte!", e, ao pe, com a assinatura de Virgilio: 
" Solatia luc tus / Exigua ingentis". Seguiu-se, 
abrindo o texto, o necrologio, por Artur Lemos, que assim 
terminou: "Boa noite, Mestre!" 

Ocorreu o terceiro (1) e ultimo numero a 14 de julho, 
novamente com seis paginas. 

Constituiu-se a materia do periodico de artigos, mais 
longos do que concisos, e poesias dos redatores e dos colabo-
radores Alberto Dias, Bahia, Carlos Leitao, Petit e Jeca, o 
cronista (Arq. Pub. Est.) . 

O PROPHETA — Livro de Sortes — Entrou em circula-
gao, editado pela Livraria Contemporanea, de Ramiro Costa 
& Cia., para as noites festivas de Santo Antonio, Sao Joao 
e Sao Pedro, nitidamente impresso e dividido em tres par tes . 
"A primeira contem uma variada colegao de sortes em ver
sos; a segunda consta de jogos de cartas e de sociedade, co-
mo sejam: penitencias para resgate de prendas e uma tabe-
la do grau de veracidade ou falsidade dos sonhos e adivinha-
goes das idades; a terceira compoe-se de uma colegao de re-
ceita para doces" (O Norte, diario, 11.6.1889). 

(1) A relagao dos "Anais ' ' aludiu, apenas ao n° 1 da Revista do Norte. 
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NICAULA, RAINHA DE SABA — Foi editado por Joao 
W. de Medeiros, da Livraria Francesa e ai posto a venda. 
Cada exemplar continha, "alem de grande numero de sor-
tes em versos, uma colegao de charadas, enigmas, logogri-
fos, fabulas, modinhas, recitativos, jogos de sociedade, etc." 
(O Norte, 12.6.1889) . 

O BENDENG6 — "Assim se denominou um novo livro 
de sortes", dedicado aos festejos juninos e posto a venda em 
diversas livrarias da cidade (O Norte, 14.6.1889). 

O CLARIM — Numero unico, de 16 de junho de 1889, 
surgiu como "mensagem do Clube Republicano Academico 
ao denodado propugnador de nossa liberdade politica — dr . 
Antonio da Silva Jardim, em sua chegada ao Recife". Cons-
tava, ainda, do cabecalho: "Macte animo" — "Eripuit coelo 
fulmen sceptrumque tyrannis" — "Centenario da Revolucao 
Francesa". 

Impresso em papel-cartolina, de cor, apresentou-se em 
formato de 45x31, com quatro paginas. Da primeira cons-
tou, apenas, — composicao de uma coluna, localizada no 
centro — a poesia "As armas!", de Tyrtaios, em seis sexti-
lhas, abrindo-a e encerrando-a a seguinte: 

"As armas, republicanos! 
As armas contra a Coroa! 
De tambores, de cornetas, 
Tremendo rebate soa! 
As armas, republicanos! 
As armas contra a Coroa!" 

As paginas restantes constituiram-se de artigos a res-
peito da pregacao de Silva Jardim, da necessidade da im-
plantacao da Republica e de repudio a Gastao de Orleans 
e ao pretendido terceiro reinado, assinando-os Amaro Ra-
belo Junior, Ferreira Teixeira (paraense), Placido de Andra-
de, E. Martins, Braz de Melo e outros (Arq. Pub. Est. e Bib. 
do Inst. Arq.). 

O TRIBOFE — Periodico Humoristico e Recreativo — 
Redigido por Manuel do Sacramento e Joao Gonzaga, cir-
culou no dia 22 de junho de 1889, com quatro paginas, for-
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mato de 23x16 e redagao a rua da Penha n° 1. Pretendia 
sair em dias indeterminados, custando 20 reis o exemplar. 
Materia leve, de acordo com o enunciado no titulo, porem 
mal impresso. Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

O PORVIR — Folha Critica e Literaria — Fundada pa
ra circular quinzenalmente, apareceu no dia 25 de junho de 
1889, com quatro paginas de duas colunas a 15 ciceros. Im-
pressa na Tip. d' O Rebate, t inha como redatores Pedro 
Martins Costa e Joaquim Ribeiro Dantas, anunciando o pre-
go de 300 reis por mensalidade, mas 500 reis para fora da 
capital. 

Segundo o seu editorial de apresentagao, nao seria 6r-
gao politico, pretendendo somente "defender os que traba-
lharam em favor do nosso torrao e declarar guerra aberta 
aos amigos da panca cheia". Adiantou o articulista: "Qual-
quer descompostura aos redatores desta folha nao sera pu-
blicada, ainda que haja espago". 

Divulgou perfis, historias, quadros, pilherias e urn conto 
de Miss Gray. Nao consta que houvesse prosseguido (Bib. 
Pub. Est.). 

O OBREIRO — Periodico Bissemanal — Bern redigido e 
de 6tima feicao grafica, impresso na Tip. d'O Norte, Cais 22 
de Novembro ns . 58/60, iniciou sua circulacao a 1° de julho 
de 1889, formato de quatro colunas, com quatro paginas. 
Propriedade "de uma Associacao", exibiu, de cada lado do 
titulo, o mesmo lema: "Deus — Patria — Familia". Prego 
do exemplar — 100 reis. 

Abrindo a primeira pagina, lia-se: "O Obreiro nao pre-
cisa de especular com a politica. Nao e a teu. Adora a fami
lia. E ama a Pat r ia . Como obreiro, trabalha; e o seu labor 
consiste em combater tudo quanto seja contrario ao seu le
m a " . Seguiu-se o editorial alusivo. 

A edicao divulgou materia variada, transcrigdes, inclu
sive folhetim, anedotas e maximas. Prosa e verso de Zaoxus 
foi a unica colaboragao original. 

Nao ficou no primeiro numero (1) . O terceiro saiu a 
10 de julho, sugerindo, em editorial, a "instituigao de com-

(1) A. de Carvalho aludira, apenas, nos "Anais", ao primeiro numero. 
fazendo-o, alias, interrogativamente. 
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panhias de seguro contra as insolvabilidades e suspensoes 
de pagamento" . Desse mesmo numero publicaram-se duas 
edigoes diferentes: uma nit idamente impressa em papel su
perior, a 100 reis o exemplar, e outra popular, contendo o 
mesmo texto, a 40 reis. 

Ficou no n° 3 (Bib. Pub. Est.) . 

O COMBATE — 6rgao Republicano Joco-Serio — Com 
redagao a rua Visconde de Albuquerque n° 44, saiu a lume 
no dia 6 de julho de 1889, formato pequeno, com quatro pa-
ginas, para vender-se o exemplar a 20 reis. Sob o titulo, ao 
lado de uma vinheta simbolica, vinha a divisa: "Franqueza, 
JustiQa e Verdade". Tendo como r eda to re s . . . "diversos", 
pretendia circular em dias indeterminados. 

" . . . embora fraco lutador — dizia o artigo-programa — 
tambem se propoe, com o seu diminuto contingente, a con-
correr para a edificagao do abengoado templo da liberdade". 
Apos inserir notas politicas diversas, encerrou a edigao com 
as "Pilherias", sem ass inatura . 

Publicou-se, pelo menos, mais um numero (1), datado 
de 10 de julho, ja a redagao transferida para a rua Estreita 
do Rosario n° 4, 2° andar (Bib. Pub. Est.) . 

O CLARIM (1 A) — Numero unico de 22 de julho de 1889, 
apresentou-se com o sub-titulo "Centenario da Revolugao 
Francesa" e, aos lados do cabecalho, os seguintes conceitos, 
era latim: "Macte animo" e "Eripuit coelo fulmen sceptrum-
que tyrannis". Com quatro paginas de tamanho regular, a 
primeira divulgou somente, ao centro, o poema "As armas!" , 
constante de seis sextilhas. Nas demais, escreveram, em 
prosa, sobre a data: Amaro Rabelo Junior, Ferreira Teixei-
ra, Placido de Andrade, E. Martins, Paulo Silveira, Paulo 
Pessoa, Inacio Nobrega, Braz de Melo, Alipio Sales, Cruz Sal-
danha, A. V. Barreto, Alberto Magno da Rocha e Valdemiro 
Cavalcanti (Bib. Pub. Est.). 

(1) Dos "Anais" so consta a existencia do n° 1, seguido de interrogagao. 
(1 A) Omitido na referida obra de Alfredo de Carvalho. Com dife-

rente objetivo, e uma quase total reprodu?ao d'O Clarim de 16 de junho. 
paginas atras estudado. 
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IMPERIO DO BRASIL (1 A) — Niimero unico, circulou 
a 29 de julho de 1889, em "homenagem ao faustoso natalicio 
de Isabel, a redentora, virtuosissima Princesa Imperial". 
Formato medio, impresso em papel especial, a primeira pa-
gina exibiu artistico desenho a craion, nele aparecendo, 
emoldurado, o retrato da princesa, ladeado de frases e datas, 
trabalho da Litografia Epaminondas & Krause. Nas tres 
paginas restantes liam-se produgoes originais, sobre a data, 
assinadas por Antonio Gomes Pereira Junior, Jose Mariano, 
Batista de Medeiros, Joao Barreto de Meneses, Joaquim Na-
buco, Carneiro Vilela e outros (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA SPORTIVA — Destinada a circular aos saba-
dos, o n° 1 saiu a lume no dia 3 de agosto de 1889, formato 
de 45x31, com quatro paginas de quatro colunas. Proprie-
dade de Manuel Lira, imprimiu-se na tipografia do Jornal 
do Recife, sendo a redagao e administragao instaladas na 
rua do Imperador n° 39. Tabela de assinaturas: ano — 
6$000; semestre — 4$000. Preco do exemplar — $100. Do 
cabegalho constava um desenho representando a arquiban-
cada do Derbi do Prado e a pista de corridas com cavalos em 
disparada. 

A nota de abertura aludiu ao "recente desaparecimento 
d'O Sport" e a necessidade da manutengao de uma folha 
desse g§nero. Do seu programa constava, como pontos es-
senciais: notificar, exata e circunstanciadamente, os "fatos 
mais salientes do mundo sportivo; guiar os apostadores" e, 
sobretudo, "salientar a conveniencia da moralidade das cor
ridas" (Bib. Pub. Est.). 

Nao obstante a carencia de colegao completa, a publica-
gao atingiu o n° 14 (1) no dia 31 de outubro, concluindo-se 
dai haver circulado com regularidade, cada semana. Mate
ria unica: noticiario das corridas do Prado Pernambucano 
e boa messe de anuncios (Bib. Nac ) . 

A ELEICAO — Jornal tJnico — Saiu a lume no dia 31 
de agosto de 1889, sendo impresso na tipografia d'A Provin-
cia, com quatro paginas, formato de 32x23, mas com dema-
siadas margens em branco. Vespera de disputado pleito elei-

(1) Essa polianteia figura, nos "Anais", sob o titulo: 22 de Julho de 
1889". 

(!) Alfredo de Carvalho mencionara, apenas, o n° 1. 
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toral, fez a propaganda das candidaturas de Jose Mariano 
e Joaquim Nabuco, atraves de artigos e notas ligeiras, reco-
mendando-os a deputacao geral, tudo sem ass inatura . 

Arrematou a edicao a nota a seguir: "Urn abraco — Os 
redatores d'A Eleicao despede-se (sic) do publico pernam-
bucano e garante (sic) o majestoso triunfo de Joaquim Na
buco e Jose Mariano. Mil parabens a liberdade" (Bib. Pub. 
Est .) . 

BYSTORYL — Critico e Recreativo — Circulou pela pri-
meira vez, que foi tambem a ultima, no dia 22 de setembro 
de 1889, formato de 23x16, com quatro paginas . Apolitico 
e variado, divulgou colaboracao de Rangel Sobrinho e ou-
tros assinados com pseudonimos. Leitura leve e agradavel 
(Bib. Pub. Est.) . 

O DEZENOVE DE SETEMBRO — Edicao unica, de 19 
de outubro de 1889, trigesimo dia do falecimento do poeta 
portugues Ricardo Ribeiro Guimaraes, assassinado, no Re
cife (1), quando defendia as ideias republicanas, saiu com 
quatro paginas de tres colunas largas . Trabalho grafico da 
oficina do diario O Norte. 

Apresentou, de frente, pequena fotografia do extinto, 
superposta, no centro da pagina, constando a materia, to
da alusiva, de notas biograficas, artigos de Carlos Falcao e 
Franga Pereira, os versos "Lira maligna", de Nemo (pseu-
donimo de Teotonio Freire), e sonetos postumos de Ricardo 
Guimaraes. Alem do que, toda a quar ta pagina foi ocupada 
pelo poema que ele declamara, da varanda do Gabinete Por
tugues de Leitura, no dia 13 de junho de 1888, trigesimo da 
abolicao da escravatura (Bib. Pub. Est., Bib. do Inst. Arq. e 
Bib. N a c ) . 

O ALBACORA — Periodico humoristico, publicou-se o 
primeiro (e ultimo) numero a 21 de outubro de 1889, com 
quatro paginas de duas colunas a 16 ciceros. Sob o titulo 
trazia a vinheta de uma cabeca de cavalo, ladeada pelas sen-
tencas: "Quern nao quiser barulho com jacare tire o covo 

(1) O assasslnio teve enorme repercussao j inclusive na imprensa do 
Rio de Janeiro (Gb), onde a famosa Revista Illustrada. de Angelo Agos-
tini, lhe dedicou (edicao de 12.10.1889) t6da uma pagina ilustrada, em li-
togravura, tendo ao centro artistico retrato de Ricardo Guimaraes. 
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d'agua" e "Caranguejo por causa da cabega perdeu o caraa-
rada" . Dava o nome do major Antonio Afonso Leal como 
redator principal. Colaboracao de Virgilio Garapa, Dr. Vir-
gilio Mel Com Agua, Dr. Badu e Paulo Pacha. A ult ima ma
teria terminou com a palavra "cont inua" . Mas ficou sem 
continuar (Bib. Pub. Est .) . 

SILVA JARDIM — Homenagem ao Denodado Propa-
gandista — Saiu a 30 de outubro de 1889, em formato pe-
queno de duas colunas. Sobre o titulo, lia-se "Numero Uni-
co — Era Moderna". Suas quatro paginas foram assim di-
vididas: la . — poesia de Teotonio Freire; 2a. e 3a. terminan-
do n a 4a. — biografia do famoso republicano, pelo Dr . R. 
de Sa Vale; ainda na 4a. — Hino da Repiiblica Brasileira, 
da autoria de Medeiros e Albuquerque (Bib. Pub. Est. e Bib. 
N a c ) . 

O CLARIM — Curioso jornal — todo redigido em ver
sos, principalmente por Teotonio Freire, ate mesmo os a-
nuncios, localizados na ul t ima pagina — apareceu a 1° de 
novembro de 1889. Formato de 37x23, com quatro paginas. 
Do programa, em oito quadras de alexandrinos, constava: 

"Pretendo reformar os tabidos costumes 
E a imprensa tornar u m a sujeita seria". 

A maioria dos versos, sob titulos diferentes, nao teve as-
s ina tura . Foram colaboradores: Grabb, Mme. Raflafla e Dr. 
Vil'nella Careiro. Nao prosseguiu. (Bib. Piib. Est.) . 

O MfiDICO DO POVO — 6rgao de Propaganda Homeo-
patica — Surgiu a 11 de novembro de 1889, impresso na tipo-
grafia da rua das Flores n° 3, formato de 22x16, com quatro 
paginas de duas colunas. Sob o titulo figuravam as frases 
la t inas: "Similia similibus cu ran tu r" e "Res non verba" 
Propriedade da Farmacia, Laboratorio e Consultorio Homeo-
patico do Dr . Joao Sabino de Lima Pinho. 

Em vez de t racar programa, o artigo de abertura ocu-
pou-se do valor da Homeopatia, seguindo-se-lhe comentarios 
outros e notas de propaganda. Um suelto focalizou o "Agita-
dor Din.amico, inventado pelo Dr. Sabino, "melhoramento 
notavelmertte poderoso da arte farmaceutica" (Bib. Pub. 
Est.) . 
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Nao existem outros comprovantes; mas Alfredo de Car-
valho registou, nos "Anais", que "a publicagao continuava 
ainda em meados de 1892". 

O DESCRENTE — Jornal apolitico, empenhado em "res-
peitar a dignidade e proteger aos fracos", circulou a 14 de 
novembro de 1889 o n° 1, em pequeno formato, com quatro 
paginas. Sob o titulo, o cliche de um individuo bem trajado, 
de bengala e chapeu alto, ladeado por quatro quadras hu-
moristicas, a primeira e a ultima das quais vao aqui trans-
critas: 

"Quern for tolo que se iluda 
Com promessas e coisas tais; 
Ca por mim ja estou descrente 
Dos figuroes atuais". 

"Por semana duas vezes 
Na rua me hao de ver, 
Sempre em favor do oprimido, 
Sempre o fraco a defender". 

Os redatores eram "diversos", e custava o exemplar 200 
reis. 

O editorial de apresentacao, depois de homenagear a 
memoria de Maciel Pinheiro, reafirmou o seu "fim principal 
e unico", que era: "curar dos interesses do povo", sobretudo 
"daquela parte sofredora e que vive atrofiada sob a pressao 
dos g r a n d e s . . . " . 

Inseriu materia ligeira, em prosa e verso, de carater sa-
tirico-humoristico, sem nenhuma assinatura. Para o segun-
do numero, anunciou nova segao: "Nas asas de Cupido". 

Nao ha indicio, todavia, de que tenha voltado a publi-
car-se (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac) . 

A REVOLUCAO — Grgao RepubUcano Moderado 
Impresso na Tip. Comercial, Patio do Carmo n° 28, apare-
ceu a 21 de novembro de 1889, formato acima de medio, cin-
co colunas de composicao, com bastante materia. Prego do 
exemplar — 60 reis. Redator — Joao Clodoaldo Monteiro 
Lopes. 
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Divulgou artigos sobre a Repiiblica, assinados por Euri
co Vitruvio ou sem assinatura; notas de critica, noticiario, 
a "Segao alegre", por Fanderno (pseudonimo de Fernando 
Barroca); "Novidades", "Papeis Velhos", "Grandes crimes", 
em transcrigao, e o "Cofre de perolas", com sonetos de Go
mes Leal e Luiz G. Junior . Nenhum anuncio. 

Nao foi possivel comprovar se a publicagao prosseguiu 
(Bib. Pub. Est.). 

MACIEL PINHEIRO — Poliantela em homenagem a 
memoria de Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, circulou a 28 de 
novembro de 1889, dezenove dias apos seu falecimento. Im-
pressa na tipografia d'O Norte, em bom formato, com qua-
tro paginas de quatro colunas, trazia aos lados do titulo: 
"Viver para outrem" e "Ordem e progresso", e abaixo: "En 
vain l'injuste violence — Ao peupie qui le louc imposerait 
silence: — Son nom ne perira jamais!". 

Foi publicado por uma comissao constituida de Carlos 
Falcao, Andre M. Pinheiro, Alfredo Varela, J . Fernandes Lo
pes, Argemiro Falcao, Victor M. Lopes e Cassiano Lopes, 
que escreveram, afora outros colaboradores, em prosa e ver
so, sobre a personalidade do extinto (Bib. Pub. Est. e Bib. do 
Inst. Arq.). 

O TRIBUNO — Apareceu (n° 1, ano I ) , a 8 de dezem-
bro de 1889, em pequeno formato de duas colunas, com qua
tro paginas, para ser vendido o exemplar a 40 r§is. Lia-se 
no cabegalho: "Redatores — Diversos", mas o estilo denun-
ciava a redagao unica do fecundo e virulento jornalista For-
tunato Pinheiro, em cuja tipografia foi impresso. Tinha um 
so objetivo: defender a personalidade do lider Jose Mariano 
Carneiro da Cunha, entao em ostracismo politico, frisando, 
num dos comentarios: "Jose Mariano nao caiu, porque os 
grandes homens nao caem" (1) . 

Noutro comentario, declarava O Tribuno: "No nosso ga-
binete de trabalho, havemos de trabalhar para a prosperi-
dade da republica brasileira, sem baixar a cabega a alguem" 
(Bib. Pub. Est.). 

(1) Nos "Anais", de Alfredo de Carvalho, esta assim registado O 
Tribuno: "Numero 1° e unico — Pasquim de For tunato Pinheiro contra (?) 
o d r . Jose Mariano Carneiro da Cunha" . 
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O pequeno 6rgao deu outra edicao a 12 de dezembro, 
conforme se depreende da carta, dessa data, assinada por 
Fortunato Pinheiro, inserta na edigao d'A Provincia, do dia 
seguinte, e abaixo transcrita: 

"Em pleno dominio e em plena praca publica, a policia 
ataca covardemente a liberdade de imprensa. Declaro, sole-
nemente, que sou o proprietario e redator d'O Tribuno e aca-
bo de ser informado que a policia tem rompido os numeros 
desse jornal de hoje. Nada mais posso acrescentar. Todo o 
meu crime e defender o dr. Jose Mariano, atacado hoje por 
meia duzia de covardes incapazes de lamber-lhe os tacoes 
das botas. Estou satisfeitissimo com tudo isso. Ja vi a obra 
da Republica em minha terra" (2) . 

A LANCETA — Jornal de critica, humorismo e satira 
politica, surgiu no dia 11 de dezembro de 1889, formato de 
31x22, com quatro paginas a tres colunas de composicao. 
Redacao a cargo de Faelante da Camara. Gerente — Fran
cisco de Paula Mafra. Assinava-se a 1$500 por trimestre: 
exemplar — 40 reis. 

Pretendia, segundo o editorial de apresentagao, "rasgar 
o tumor inchado da hipocrisia de alguns republicanos novos 
que vestem-se de farricoco, jejuam as sextas-feiras e sao 
odres de falsidade e de egoismo, transpirando inveja e cinis-
mo pelos poros da casa" (deve ser "da cara") . 

Embora nao fosse capaz "de cortar o no gordio que a 
Republica possa encontrar", tinha, em compensagao, "a pon-
ta bastante agugada para cortar, de alto a baixo, a direita 
e a esquerda, as verrugas de alguns honradissimos douto-
res". E concluiu: "Em suma, A Lanceta nao tem forcas 
para criar, mas oferece-se para extrair; nao planta a batata, 
mas deseja cortar a papoula dos pretensiosos; nao pretende 
ser pura, mas tem por norma receitar salsaparilha aos que 
tem furunculos". 

Impresso na oficina d'A Provincia, o bissemanario iria 
"aos poucos mostrando os pedacinhos de ouro da nova situa-
<jao". E como o fizesse, inicialmente, com grande dose de 

(2) "Logo ao alvorecer da liberdade — escrevera Carlos de Laet, no 
Jornal Pequeno de 3.12.1904 — a policia mandou rasgar todos os numeros 
d'A Tribuna, (alias, O Tribuno). do Recife". 
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sarcasmo, contra os membros da Jun ta Governativa, solda-
dos de policia tomaram das maos dos gazeteiros, rasgando-os, 
em plena rua, numerosos exemplares da primeira edicao (1) . 

Assim comecou o artigo de fundo do ja temido jornal, 
em seu n° 2, do dia 14: "N6s somos, na imprensa, a coluna 
de Hercules ereta, inexpugnavel. Nao temos odios, nem pre-
tendemos tomar de assalto as posicoes heroicamente con-
quistadas, na Republica, pelo Jornal do Recife desde tempos 
imemoriais que se perdem de vista na caligem da Historia. 
A Deus o que e de Deus e ao sr . Ulisses Viana o que e de 
Cesar". 

Seguiu A Lanceta seu programa, com quatro paginas 
repletas de materia do melhor quilate, do editorial as notas 
ligeiras: do comentario ao "Dizem. . . " e aos versos amenos 
ou espinhosos, tudo em linguagem espirituosa, mesmo quan-
do atacava personalidades da situagao, mantendo-se em bu-
lha constante com o Diario de Pernambuco e o Jornal do 
Recife. 

Em sua edicao de 11 de Janeiro de 1890, protestou, em 
editorial, contra a censura a imprensa imposta pelo gover-
no republicano, frisar^do: "A Lanceta nao faz guerra ao go-
verno, nao t rama contra as instituicoes vigentes; mas nao 
deve deixar de erguer bem alto a sua voz contra o sistema 
da mordaca na imprensa, contra o regime da rolha para os 
jornalistas de talento e carater". 

Tendo mudado de tipografia, a fdlha foi impressa em 
papel melhor, acetinado, a partir do n° 9. A materia apa-
recia, geralmente, sem assinatura, salvo, de vez em quan-
do, os pseudonimos de Tesoura, Pedro Malazarte, Dr. Xim-
binga, Batista, o Trocista, Busca-pe, Paff e Cabrion. Mani-
festou-se, a redacao, favoravel ao decreto que separou a Igre-
ja do Estado e contra os bancos emissores. Saudou, na edi
cao de 12 de abril, o "ilustre chefe democrata" Jose Maria-

(1) A Provincla, de 12 de dezembro, verberou o procedimento da po
licia, que se dizia haver recebido ordem, para o rasga-rasga, emanada 
de Martins Junior, primeiro chele de policia de Pernambuco sob o regime 
republicano. 

Anos decorridos, em artigo no Jornal Pequeno de 3 de dezembro de 
1904, o escritor Carlos de Laet citava o caso d'A Lanceta (e d'O Tribnno), 
como prova do regime de violSncias contra a imprensa, iniciado com a 
Republica. 
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no, "que ressurgiu ao lume d'agua na onda ruidosa da po-
pularidade", e fe-lo "intacto, invulneravel, dominando a mul-
tidao descomunal que encheu o Teatro Santa Isabel e trans-
bordou pelos corredores, escadas e peristilo". 

O n° 41, de 10 de malo, saiu com atraso de alguns dias, 
porque o proprietario da tipografia lhe fechou as portas, 
sendo impresso em outra, situada a rua Dr. Epaminondas. 
E voltou ao papel comum. Nessa edicao iniciava-se a secao 
"Da quarta ao sabado". Nao tinha tregua a campanha con
tra Martins Junior, o "chefe dos violoes". Outros lideres si-
tuacionistas. a frente Albino Meira, ja feito governador, me-
receram criticas. Ate Ruy Barbosa, ministro da Fazenda, 
conheceu-lhe a violencia dos ataques. 

A 28 de maio, longa nota narrou que a edicao anterior 
fdra apreendida pela policia. Mas "o sr. Faelente da Cama-
ra, assumindo a responsabilidade d'A Lanceta, na hora em 
que ela, como Suzana, era vitima dos juizes, mostrou que feliz-
mente ainda ha, neste Estado, alguem que saiba protestar". 
E concluiu: "Ela hoje tern o seu protetor, pronto a defende-
-la, desprezando os seus comodos, entregando-se a prisao 
antes que ela sofra qualquer sacrificio, voluntario da morte, 
se tanto for preciso. Ataquem-no, vinguem-se dele, pren-
dam-no, deportem-no, mas, por Deus!, nao ofendam o pudor 
da pequenina Lanceta, que e uma menina donzela". 

Pouco depois, a 3 de junho, era Faelente da Camara 
chamado a presenca do chefe de policia, o qual lhe advertiu 
a respeito de "urn artigo injurioso ao ministro da Fazenda", 
convidando-o a mudar de linguagem; nao consentiria que 
A Lanceta continuasse "a atacar os membros do governo", 
isto de acordo com recente decreto relativo a imprensa. En-
tretanto, o jornalista declarou que continuaria no seu pos-
to, "ate o momento em que fosse coagido a abrir mao da 
pena pela forga" (2) . 

Com seu n° 54, de 9 de julho, mudando, novamente, de 
oficina, lia-se ao pe da ultima coluna da quarta pagina: "Ti
pografia d'A Lanceta". Passou, entao, a aceitar assinaturas, 
a 1$500 por trimestre. E via-se, precedendo o editorial da 
primeira pagina, uma vinheta representada por alta mon-
tanha, ao cume da qual um homem assestava o binoculo. 

(2) Artigo de Faelante da Camara, publicado n'A Provincla de 5 de 
junho e reproduzido n'A Lanceta do dia 7. 
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Prosseguiu, sem mais alteracao, o programa do sempre 
bem humorado periodico, cuja existencia veio a te rminar 
com o n ° 61, datado de 2 de agosto de 1890 (Bib. Piib. Est. 
e Bib. do Inst. Arq.). 

MARTINS JUNIOR — Polianteia da tada de 14 de de
zembro de 1889, circulou em formato medio, com quatro pa-
ginas de quatro colunas, sendo impressa n a Tip . d'O Norte, 
em papel cetim creme. Sob o titulo, lia-se: "Tributo ao me-
r i to" — "Centenario da Revolugao francesa" — "Proclama-
cao da Repiiblica brasileira". 

A mater ia ficou assim dividida: la . pagina — "Salve!", 
poema, em tercetos, de Teotonio Freire; 2a. — "Escorgo bio-
grafico"; 3a. e 4a. — artigos e poesias da saudacao a Martins 
Junior, assin(ados por Alcibiades Pecanha, Franga Pereira, 
Felicio Buarque, Olinto Victor, Sergio Loreto, Bianor de Me-
deiros, C16vis Bevilaqua, Honorio Silva, Alfredo Falcao, e tc . 
(Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

A ERA NOVA (1) — Numero unico, de 15 de dezembro 
de 1889, foi editado pela "mocidade comercial de Pernam-
buco". Com quatro paginas, formato medio, a primeira, cer-
cada de vinhetas, constou do seguinte, em tipos fortes: "Ho-
menagem ao Grande Dia da Pat r ia — 15.11.1889 — Ergue-
-te, mocidade comercial! — Assinala a t u a adesao em u m 
grito unisono: Viva a Repiiblica Brasileira! — Viva a Patr ia 
Livre! — Viva o Exercito!". Sobre o evento republicano, es-
creveram, nas paginas restantes: Franga Pereira, Tito Livio 
Soares, Oliveira Lima, Artunio Vieira, Augusto Figueira, 
Spencer Neto, Cleodon de Aquino, Manuel J . de San tana 
Araujo, Teotonio Freire, Gomes Ribeiro e Alfredo Fajcao 
(Bib. Piib. Est .) . 

A TROQA — Periodico Critico e Humoristico — Impres-
so n a tipografia d'A Patria, circulou a 20 de dezembro de 
1889, formato de 23x16, com quatro paginas . Pretendia sair 
em dias indeterminados, cobrando 2$000 por tr imestre e 40 
reis por numero avulso. Divulgou mater ia leve, a segao 
"Aqui, ali e acola", por Black, e u m conto que continuaria 
n a seguinte edicao. Mas nao h a indicio de que a publicagao 
tivesse continuado (Bib. Pub. Est .) . 

(1) Nao consta da relagao dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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O RAIO — Identico a O Tribuno, com igual feitio e im-
presso na mesma tipografia, indicou, no cabecalho, como 
redator, Casaca de Ferro, que nao era outro senao o valente 
Fortunate Pinheiro, dada, sobretudo, a similitude de lingua-
gem. Publicou-se a 23 de dezembro de 1889, declarando com-
bater "a ditadura que se levanta em nome da Republica". 
Acentuou o articulista: " . . . n a o tera condescendencia com 
a infame canalha de baroes, viscondes, condes, marqueses e 
duques, latrina onde os verdadeiros republicanos deixam cair 
o seu escremento". Atacou, rijamente, o visconde de Taba-
tinga, o escritor Carneiro Vilela e outros monarquistas. 

Nao prosseguiu (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 0 

O MICROBIO — orgao do Clube Boca de Ouro — O n' 
1 saiu a 24 de Janeiro (1) de 1890, formate de 31x22, com 
quatro paginas de tres colunas. Prego do exemplar — 40 
reis. 

Pretendia, segundo o artigo-programa, "introduzir-se, 
sorrateiramente, na roda dos altos figuroes". Seria micro-
bio mesmo, pronto para a agao. 

Divulgou .humorismo e satiras, politicas ou nao, em 
prosa e verso, e iniciou a segao literaria "O nosso jardim", 
com poesia de A. Pinto. , 

Nao consta haver prosseguido (Bib. Pub. Est.). 

A INFLUENZA — Revista Carnavalesca — Saiu a pu
blico no dia 16 de fevereiro de 1890, "ano I, 2° da Republi
ca", em bom formato de 51x43, com quatro paginas a cinco 
colunas de composigao. Propriedade "de uma sucia", apre-
sentou, no cabecalho, os seguintes redatores: D. Salustio, 
Pedro Botelho, Gregorio Junior (Joao Gregorio Goncalves), 
Tibiircio Varela, Paul Janin (Alfredo Falcao),Jose Beroncio 
e Oscar (Teotonio Freire) . 

(1) Nao de fevereiro, como consta dos "Anais" . 
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Redigido por elementos de prol nas letras indigenas, o 
niimero unico apresentou vasta materia, em prosa e verso, 
de excelente qualidade, dela repontando o mais fino humo-
rismo, a melhor satira (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

A BISNAGA — Folha Jocosa para Desenfastio dos Car-
rancudos — Circulou a 16 de fevereiro de 1890, formato de 
32x22, com quatro paginas de duas colunas largas. Lia-se 
sobre o titulo: "Ano da Quebradeira — Carnaval de 1890 — 
Niimero de amostra". Proprietario e redator em chefe — 
Joao Patusco. Prego do exemplar — "uma moedinha de 40 
reis". 

Como materia exclusiva, inseriu duas extensas cr6nicas 
e alguns versos satirico-humoristicos (Bib. Pub. Est.). 

A ALBACORA — Periodico humoristico, circulou o nii
mero unico no dia 16 de fevereiro de 1890, in-4° ("Anais"). 

O BACCHO — Niimero unico, publicou-se a 16 de feve-
reiio de 1890, in-fol. peq. dedicado aos folguedos carnava-
lescos ("Anais"). 

O POLICHINELLO — Jornal humoristico sob a direcao 
do Clube Carnavalesco Cavalheiros da £poca — Entrou em 
circulagao o n° 1, ano I, datado de 16/18 de fevereiro de 1890, 
formato de 31x22, impresso na Tipografia Economica, a rua 
do Imperador n° 73, com quatro paginas. Distribuigao gra-
tui ta . Inseriu verso e prosa ligeiros, alem da descrigao do 
prestito do Clube. 

Saiu, novamente, no Carnaval de 1893, em melhor edi-
gab, a primeira das quatro paginas apresentando expressi-
va litogravura. 

Reapareceu a 28 de fevereiro de 1897. Na primeira pa-
gina via-se curiosa alegoria, sob o titulo "O Carnaval do Re
cife", assim resumida: " . . . a Republica bisnagada pela in-
coerencia, pela traicao e pelo cinismo", com um funil repre-
sentando a lei de imprensa, todos os jornais dentro, sem 
despejar nem uma gota de "imprensa livre", e "o Leao do 
Norte alquebrado". Boa materia nas tres paginas restantes, 
com assinaturas de Deus Momo, Conselheiro Antonio, Afon-
so Barriga, Sabino, Pessoa de Joao, Michel Corday, etc. 
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A edigao em lide, no formato de 32x21, f£z-se acompa-
nhar de um suplemento em pagina dupla, s6 impressa de 
um lado e toda em litogravura, sob o titulo "Brinde do Clu-
be Cavalheiros da fipoca", compreendendo um grupo de 
charges com legendas manuscr i tas . 

Voltou O Polichinello a 12 de fevereiro de 1899, "ano &, 
n° $", edicao exclusivamente tipografica, de quatro paginas 
(35x24). Colaboracao de Yoyo Boemio (pseudonimo de Do-
mingos Magarinos de Sousa Leao), Cascarino, Mauricio de 
Queiroz, Pierrot e outros. 

Depois de um pulo no tempo, apareceu no dia 22 de 
fevereiro de 1903, ano XIX (?), n° 19 ( ? ) . Formato de 
38x27, com quatro paginas. Redatores: Fra Diavolo, Ze Pa-
raguassu e L. Saloio. Outros colaboradores: Joao Fernandes 
e Duda Moleque. Muito interessantes os epitafios do "Cemi-
terio de Momo". Repleta, a quar ta pagina, de anuncios. 

Nao existe comprovante da edigao de 1905, nem da de 
1906, que tambem circulou (1) . 

Ressurgiu, "apos alguns anos de eclipse", uma vez res-
taurado o Clube Cavalheiros da fipoca, datado de 6.7 .8 de 
fevereiro de 1910, transformado em revista., com 40 paginas. 
A capa, em papel couche, exibiu a alegoria "O Leao do Nor
te civilizado", desenhada por Teles Bisavo, figurando no re-
verso outra alegoria, em homenagem a imprensa, ambas em 
policromia, trabalho executado pela Litografia Alema, e 
ainda, na ultima da capa, a critica (autoria de Teles), inti-
tulada "Na quarta-feira de cir^zas", em que aparecia o Mon-
senhor Silva dizendo: — "Lembras-te, homem! que es po!", 
enquanto derramava de um vaso de cinzas o "po das vaida-
des" e o "po da desilusao". Em baixo, mascaras caidas. 

Dizia-se "impresso em maquinas rotativas de Marinoni, 
com forga de 6.000 cavalos e meio e alguns burros", tendo 
redacao, escritorio e oficina a rua Rosa e Silva n° 35, 1° an-
dar . Inseriu vasta materia critico-humoristica, em prosa e 
verso, inclusive as "Historias alegres", por Carvalho Neves, 
e uma descricao completa do prestito e do itinerario do Clube, 
com seus 14 carros de critica e alegorias. 

(1) Os "Anais" nao a ludiram as edigoes de 1893, 1899 e 1906. 
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Verifica-se, pelos exemplares manuseados, que O Poli-
chinello nao desceu da sua l inha de orgao bem comportado, 
redigido por jornalistas de prol, embora so aparecidos com 
pseudonimos, raros deles identificados. 

Nao voltou a publicar-se depois de 1910 (Bib. Pub. Est. 
e Arq. Pub. Est.) (2) . 

MINHA ESPERANQA — Edigao unica de fevereiro de 
1890, saiu com quatro paginas de tres colunas, impressa no 
Atelier Miranda, a rua Duque de Caxias n ° 39. Teve o obje-
tivo de fazer a propaganda, durante o Carnaval, do cigarro 
do mesmo nome do titulo, distribuido pela respectiva fabri-
ca, pertencente a Antonio Francisco da Cruz. Inseriu ma
teria curiosa, entremeada de foguetes de propaganda, inclu-
sivos versos transcri tos. A quar ta pagina constou de urn so 
aniincio (Bib. Pub. Est .) . 

O TAMOYO — Periodico Humoristico — Iniciou sua 
circulagao a 10 de margo de 1890, formaio de 31x22, com 
oito paginas, sendo quatro em litogravura, e as quatro tipo-
graficas a duas colunas de composigao de 16 ciceros, impres-
so, em bom papel, na Tip . e Lit . Miranda, a rua Duque de 
Caxias n ° 39. 

A primeira pagina apresentou, abaixo do clich§ do ca-
beealho, o desenho de um indio tendo a mao esquerda a ban-
deira brasileira e apontando, com a outra, u m a crianga de 
barrete frigio — a Republica. Dizia a legenda: "O Tamoyo 
cumprimenta e sauda os ilustres cidadaos de quem espera 
toda estima e consideragao". Nova alegoria a Republica 
ocupou a oitava pagina, sendo as do centro, em aberto, ser-
vidas por charges de critica a fatos locals. 

O expediente constava de sete itens: entre os quais re-
zava o 2°: "Fazer-se publicar tres vezes em cada mes, e dois 
no corrente trimestre, enquanto nao ficam bem regulados os 
t rabalhos". E o 3°: "Receber 5$000 adiantadamente por as-
s inatura de cada t r imestre" . 

Abrindo o texto da segunda pagina, lia-se no editorial 
"O que desejamos", entre outras consideragoes: " . . . s e nao 

(2) Apenas numeros esparsos. 
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vem com bonita cara, tambem nao a traz tao feia e medonha, 
capaz de fazer chorar a qualquer crianga, nem mesmo aque-
les que, mais feios do que ele, andam por ai em busca de u m 
bico de peito que lhes ajude a despregar o estomago da espi-
nha dorsal". 

A publicacao seguiu sua meta, sendo A. Roth o respon-
savel pelos desenhos das paginas i lustradas. O sumario 
constituiu-se de comentarios, notas diversas, as segoes "No-
vidades da quinzena", "Economia", por Josephus; "Sport", 
de noticiario hipico, e out ras . Nos artigos da abertura, ba-
teu-se, principalmente, pela consolidagao da Repiiblica. Cri-
tica e humorismo sadios. 

Atingido o n° 13, de 21 de outubro, a redagao transfe-
riu-se da rua Duque de Caxias para a da Imperatriz n° 14, 
1° andar . Era cobrador de assinaturas Joao Batista dos San
tos Teles. De quinzenario passou a mensario, encerrando o 
ano o n° 15. 

Prosseguiu, saindo o n° 16 a 31 de Janeiro de 1891, mas 
dilatava-se sempre o espago intermediario das edicoes, en-
quanto a redagao se ocupava mais de temas politicos, subs-
tituindo segoes e t i tulos. 

A part ir do n° 20, mudava-se o trabalho grafico para 
a oficina "d'O Tamoyo" e para a Litografia Epaminondas, 
na rua do Rangel n° 16, em cujo primeiro andar se situou 
a redagao. Tendo o n° 21 circulado a 5 de agosto, o seguin-
te nao apresentou da ta . Ocorreu grande pausa e o n° 23 
veio a lume (ainda sem data) a 21 de fevereiro de 1892, com 
apenas quatro paginas, as duas externas em litogravura, as-
sim permanecendo ate o fim. 

O Tamoyo mudara completamente de programa. Ocu
pava todo o espaco de duas paginas com notas politicas, 
atacando a J u n t a Governativa e aplaudindo, a part ir de 
maio de 1892, o governp de Barbosa Lima. Mas a publica
cao, que pretendia ser semanal, saia em datas indetermina-
das, muito espagadamente, ate divulgar nos primeiros dias 
de dezembro o numero 30, com ele encerrando o ano . 

Finalmente, circulou o n° 31, com o qual se extinguiu 
o magazine, a 10 de margo de 1893 (1), lendo-se, em nota 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho mencionara o 
n° 2 (?), de 27.8.1892 (?), como tendo sido o ultimo publicado. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 285 

de abertura, que havia quase tres meses nao aparecia O Ta-
moyo devido a "longa enfermidade" do desenhista da casa, 
A. Roth, que "terminou oferecendo sua alma ao criador" 
(Bib. Pub. Est.). 

O LUSO-PERNAMBUCANO — Jornal de formato acima 
de medio, com 4 paginas de cinco colunas e lisonjeira fei-
cao material, saiu a publico, pela primeira vez, datado de 
14 (1) de abril de 1890, tendo escritorio instalado a rua Pa
dre Muniz n° 61, 1° andar . Redigido por Francisco Soares 
Quintas (2), anunciou a seguinte tabela de assinaturas: se-
mestre — 7$500; trimestre — 4$000; para fora do Estado 
— 8$000 e 4$500, respectivamente. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "Nele procuraremos 
fazer valer a Verdade e o Direito, procurando, deste modo 
e ao mesmo tempo, fazer que triunfem as legitimas aquisi-
coes portuguesas. Defender os Portugueses da opressao que 
se lhes faz, analisando, tanto quanto estiver em nos, a alta 
questao em que se empenha o glorioso bergo de Camoes, eis 
o objetivo do Luso-Brasileiro". 

Mas nem todo o espago seria gasto com a gente lusita-
na: " . . . n a o esqueceremos, na nossa folha, um lugar onde 
serao t ratadas e discutidas as questoes que se suscitarem 
no meio social em que vivemos". 

Abrindo o noticiario, dizia, num. t6pico, que esperava 
tornar-se orgao diario. No momento, porem, nao era possi-
vel precisar quando publicaria o segundo numero . 

A edigao saiu bastante variada, inserindo, alem dos edi
torials, artigos de P . P . Santos e M. Rotean (anagrama de 
Jeronimo Materno Pereira de Carvalho); cronicas literarias 
de Henrique Lima e E. Santos Junior; folhetim; transcrigoes 
e menos de duas colunas de anuncios (Bib. Pub. Est.). 

Segundo Alfredo de Carvalho, teriam circulado duas 
outras edigoes. 

O ALFINETE — Orgao Imparcial — Surgiu no mundo 
da imprensa com a edigao de 28 de abril de 1890, formato 

(1) Nao no dia 2, como consta dos "Anais". 
(2) Segundo a obra citada. 
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de 32x22, com quatro paginas de duas colunas de composi-
cao a 16 ciceros, pa ra vender-se o exemplar a 40 reis, cus-
tando 500 reis a ass inatura mensal . Impressao da T ip . In
dustrial , s i tuada a r u a do Imperador n ° 75 . 

Lia-se no art igo de apresentacao: "O Alfinete nao e o 
que possam crer: nao e u m carrasco, u m detrator, nao e 
u m miseravel que va ferir individualidades, nem tocar n a 
vida privada de quern quer que seja. Deus o defenda! fi ou-
tro o seu in tu i to . file pretende corrigir, sem ofender, anali-
sando e apontando as maldades, descobrindo, enfim, o que 
possa ser nocivo a sociedade". 

Estava repleto de notas humorist icas e satiricas, em 
prosa e verso, dando alfinetadas n a situagao politica. Arre-
matando a edicao, noticiou a posse do novo governador, Al
bino Meira, dele esperando "paz e progresso", "esperanca 
e just iga". "Ent re tan to — acrescentou — se, por u m a fata-
lidade, S. Exca errar, t enha como certo que, entao, sentira 
a ponta do Alfinete". 

Seguiu-se a publicagao regularmente, bem redigida, 
dispondo da melhor verve, da sat ira mais desconcertante, 
da critica mais contundente, visando ao ostracismo de Jose 
Mariano, ao Clube dos Violoes, a criagao do Part ido Catolico, 
a politica de Martins Junior e de outros republicanos, fa-
zendo-o atraves de editorials ou notas ligeiras, entremeadas 
de versos, nas secoes "Palmatoadas", "De Monoculo", "Xin-
gagoes", "Ganchos", "Notas a lapis", "Telegramas", "Coi-
sas que metem medo", "Dizem pela Cidade", e tc . 

O governador do Estado nao se conduziu a contento d' 
O Alfinete, que escreveu no seu n ° 11: "O que se tern feito, 
ate agora, em favor de Pernambuco? Atear a chama das 
paixSes e dos odios pessoais, que faziam o apanagio dos an-
tigos tempos" . Na edigao seguinte, acentuava: "A bandeira 
republicana nao foi has teada sob a influencia da guerra e 
das paixoes, mas sim sob outra influencia — a da paz e do 
amor" . No n° 14, aludia a substituigao do governador pelo 
Barao de Lucena, declarando confiar n a sua administragao, 
por tratar-se de " u m carater rijo e imaculado", concluindo: 
"Nao podia, portanto, ter sido melhor a escolha do governo 
federal". 

Veio, porem, o bem humorado 6rgao a parar com o n ° 
16, de 11 de agosto, sem qualquer explicacao. So voltou — 
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n° 17 — a 24 de novembro, declarando-se "robusto e forte", 
porque se fazia "urgente o seu comparecimento no mundo 
jornalistico, para corrigir alguns membros da sociedade, a-
nalisando os seus atos publicos", etc . E foi logo dizendo 
que o desembargador Lucena encerrou a sua administracao 
"com uma chave de chumbo", a proposito da reforma poii 
cial . 

Mas nao foi adiante O Alfinete, terminando ai a sua 
atuacao (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

MARTINS JUNIOR — Polianteia de 8 de maio de 1890, 
tendo por sub-titulo Tributo ao Merito, apareceu com qua-
tro paginas, impressa em bom papel, n a Tip. d'A Epoca. 
Constituiu u m a homenagem ao eminente politico, por oca-
siao do seu regresso duma viagem ao Rio de Jaeniro. 

A primeira pagina inseriu o poema "Ao grande cida 
dao", de Manuel Cavalcanti de Melo Filho, constando das 
restantes produgoes, em prosa e verso, de Bianor de Medei-
ros, J . Rocha Lima, Placido Serrano, Amaro Pessoa, Spen
cer Neto, F . S. Quintas, J . J . Guedes Pereira, Leal de Bar-
ros, Rangel Sobrinho, Faria Neves Sobrinho, Cleodon de A-
quino e outros (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O TYMBIRA — drgao da Sociedade Literaria Gong: 
ves Dias — Surgiu no dia 20 de maio de 1890, formato de 
37x26, incluindo grandes margens em branco. Impresso n a 
Tip. Comercial, largo do Carmo n° 28, anunciou-se como 
quinzenal, a 1$000 por assinatura trimestral, tendo como 
redatores Alfredo Campos, Ananias Celestino e Cavalcanti 
Viana. A primeira pagina, cercada de vinhetas, inseriu, a-
penas, em tipos fortes, o nome do sodalicio, uma vinheta 
(constante de livro, tinteiro e pena, entrelagados), a data 
soleniza/da e as palavras "Seglundo an,iversario". 

Abrindo o texto da segunda pagina, dizia o editorial 
tratar-se de um "filho obscuro do jornalismo brasileiro, ten-
do como redatores mogos pouco adestrados as lides da im-
prensa" . Apos algumas consider agoes, concluiu: "Assim, 
apareceu O Tymbira; nao aspira glorias, nao teme criticas; 
as justas ser-lhe-ao por demais agradaveis; para as injustas 
tera o desprezo, arma que nao fere, porem que pune" . 

Alem dos redatores, escreveram, era torno da data, ou
tros intelectuais, o que constituiu a materia unica das tres 
ult imas paginas. 
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O segundo numero s6 saiu quase um mes depois, a 15 
de junho, aparecendo o nome de Ramon da Costa no lugar 
do terceiro membro do corpo redacional. So divulgou mate
ria literaria e nao ha noticia de ter prosseguido a publicagao 
(Bib. Pub. Est.) . 

A VOZ DO CAIXEIRO — Orgao dos Empregados do Co-
mercio — Impresso em tipografia si tuada no Cais 22 de No-
vembro (atual Avenida Martins de Barros) n° 42, saiu a 
lume no dia 22 de maio de 1890, com quatro paginas, for-
mato de 36x25, e tres colunas de composicao a 14 ciceros. 
Escritorio de redagao a rua do Imperador n° 5 1 . 

Iniciou a edigao um Aviso, declarando confiar que me-
receria de cada caixeiro a honra de ser seu assinante, deles 
esperando "seus artigos". E acrescentava: "N'A Voz do Cai
xeiro nao e aceito o testa de ferro nem publicagao alguma 
que consigne alusao de qualquer natureza a honra das fa-
milias". 

No artigo-programa, dizia-se "alheio as lutas politicas 
e as sugestoes de influencias partidarias", mas nao se exi-
miria da "discussao franca dos assuntos de que depende a fe-
licidade social". 

Divulgou variada materia, incluindo comentarios gerais, 
"Ocorrencias", "Registo Comercial", cronica literaria de Nilo 
e um soneto de G. 

Seguiu-se a publicagao, regularmente, incluindo artigos 
semanais, sobre o tema "Horas de trabalho", alem da mate
ria de rotina, saindo o n° 5, que deve ter sido o ultimo (1), 
datado de 23 de junho (Bib. Pub. Est.). 

ALCORAO — Entrou em circulagao esse "originalissimo 
livro de sortes, de palpitante atualidade e de notavel chiste", 
redigido por Gregorio Neto, Alfred Duval e Marius Pontmer-
cy. Acrescentou a noticia a respeito: "Um entretenimento 
que encanta pelos conceitos, diverte pelo espirito e desperta 
alegria expansiva pelo sal que tempera nao so as sortes, co-
mo as composigoes outras que formam o mesmo livro (Diario 
de Pernambuco, 24.5.1890). 

(1) Nos "Anais" , Alfredo de Carvalho so registou o pr imelro n u m e r o . 
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O CABELLEIRA — Publicado, constou "de sortes para 
as noites de Santo Antonio, Sao Joao, Sao Pedro e Santana, 
adicionado da polca "Os teus encantos", de Claudio Gama, 
e de outras pegas". Foi uraa "obra de Oliverio Junior" (Dia-
rio de Pernambuco, 24.5.1890). 

O NOVO ISAIAS — Outro livro de sortes aparecido, a-
presentou-se como modernissimo. Pretendia ser o melhor 
entretenimento para as noites juninas (Gazeta da Tarde, 
2.6.1890). 

A TROCA — Circulou o primeiro numero a 19 de ju-
nho de 1890 (1), formato de 32x23, com quatro paginas, sendo 
duas de materia tipografica e duas de desenhos em litogra-
vura. Do expediente constava: " . . . n a o admite assinaturas; 
os exemplares serao vendidos na rua a 100 reis e os numeros 
atrasados a 200 reis. A empresa reserva-se o direito de ces-
sar a publicagao em qualquer epoca, sem prejudicar os acio-
nistas e assinantes; outrossim: tern completo o quadro de 
sua redacao e auxiliares, nao admitindo colaboragao oficio-
sa; toda a c o r r e s p o n d e n t para a tipografia onde e impres-
so: Imperador, 61, 1° andar" . 

O editorial de apresentagao, sob o titulo "A chapa do cos
tume", dizia estar A Troga filiada "ao jornalismo alegre", 
"sem medo, escandaloso, capaz de fazer benzer-se o senten-
cioso burgues; o jornalismo brejeiro, canibalesco, com todos 
os vicios da flanerie e da bavardage, gostosamente malicioso 
e rindo aos escandalos da rua e as caretas faiscantes do bu-
rocrata tolo". 

Impressa em bom papel, ocupou a primeira pagina um 
retrato, a craion, do "Ator F . C. Taques — primeiro trocis-
ta brasileiro", constando a quarta de charges de critica aos 
costumes da epoca. Segoes das paginas centrais: "Politica-se 
por a i . . . " , de Argus; "Trogando", por Pipilot, e "Tiroteios", 
por Bibiu. 

A publicagao seguiu-se, ora semanal, ora quinzenalmen-
te, a principio com retratos de artistas da Companhia Heler 
na pagina de frente e depois com charges politicas, como 
tambem na pagina final, ao passo que inseria, nas duas pa-

(!) Nao em 1889, como esta registado nos "Anais". 
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ginas tipograficas, materia humoristica do melhor quilate, 
em prosa e verso, firmada por Pedro Botelho, Pedro Diabel, 
A. Gil, Diavolino, Tarik, B. Rocha, Juvenal, Gregorio Junior 
e outros, alem de atribuir produgoes jocosas a nomes desta-
cados no jornalismo. 

Jornal dos mais interessantes no seu genero, circulou 
ate o n° 13, datado de 15 de novembro (Arq. Pub. Est. e Bib. 
do Inst. Arq.). 

O CORREIO — 6rgao de Propaganda Republicana e 
Instrucao Para o Povo — O n° 1, ano I, saiu no dia 23 de 
junho de 1890, formato de 48x32, com quatro paginas de 16 
ciceros, impresso na Tip. d'O Correio. Destinado a circular 
"todas as segundas-feiras", assinava-se a 3$000 por ano e 
2$000 por semestre, custando 40 reis o numero avulso. Lia-
-se no cabecalho: "Sao colaboradores: os principals escrito-
res dos Estados Unidos do Brasil — Propriedade de uma As-
sociagao e diregao politica do Padre Roma". E ainda, as 
quadras a seguir: 

"No seculo da luz que espanca o esclavagismo 
O sonho de Cavour enfim realizou-se; 
Mau grado a aspiracao do audaz jesuitismo, 
Foi separada a Igreja e o Estado libertou-se. 

O Estado e hoje livre! As trevas da ignorancia 
Vao dissipar-se a luz da doce liberdade! 
Quern se sujeita mais dos padres a ganancia? 
O povo so procura a estrada da verdade". 

Dizia o artigo de apresentagao: "Se O Correio pode dizer 
alguma coisa que pareca programa, diz: que ha de defender 
a liberdade em qualquer das suas multiplas manifestagoes". 

Seguiram-se os editorials "Casamento Civil" e "Igreja 
livre"; t ranscribes da imprensa carioca, dentro do progra
ma de apoio as instituigoes republicanas; cronica assinada 
por Theotime; "Reportagem", com noticiario ligeiro do pais, 
e mais de uma pagina de anuncios. 

O segundo numero inseriu, apenas, longo "contra-mani-
festo ao cidadao dr. Joaquim Nabuco", assinado por Furtado 
de Mendonga, precedido dum comentario do qua! constou o 
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topico: "O manifesto do cidadao dr. Nabuco (ao eleitorado) 
e a negagao do seu passado, e o esquecimento mais cruel das 
tradicoes pernambucanas". 

Constaram das edigoes subsequentes extensos artigos 
sobre politica e religiao, incluindo ataques ao jornal catolico 
diario Era Nova, alguns assinados por Leopoldo A. da Silvei-
ra, Candido Furtado M. Junior e o Padre A., autor de "O 
Pulpito". No n° 5, de 21 de julho, ultimo manuseado, Fran
klin abriu uma "Coluna Operaria". E ocorreu um editorial 
de tres colunas, a respeito da criagao do Partido Catolico, a 
continuar na edicao seguinte (Bib. Pub. Est.). 

Nao obstante a ausencia de outros comprovantes, pros-
seguiu ate o n° 7, registado pela "Gazetilha", no Jornal do 
Recife de 5 de agosto do mesmo ano (1). 

I 
TOBIAS BARRETO — Polianteia datada de 26 de junho 

de 1890. Com quatro paginas, formato de 45x34, foi impres-
sa na Tipografia Economica, apresentando lisonjeiro aspecto 
material. A primeira pagina, cercada de tarja, ostentou ao 
centro vistosa vinheta funebre, encimada pelas palavras: 
"Justiga ao merito", de um lado, e "A memoria do sabio bra-
sileiro", do outro; titulos dos livros deixados pelo extinto e, 
abaixo: "Primeiro aniversario do seu passamento"; mais a 
data, seguida de duas quadras de Tobias Barreto, aparecendo 
em ultimo lugar a dedicatoria: "Lembranga de Artur Orlan
do, Artur Muniz e A. Nogueira". 

Nas tres paginas restantes foram inseridos artigos sobre 
a personalidade de Tobias, assinados por homens de letras, 
da maior evidencia em Pernambuco, iniciando-os Artur Or
lando, que afirmou, entre outros conceitos exuberantes: "Na 
historia do mundo interior, aquela brilhante cabega passou 
entre nos como um cometa, descrevendo uma enorme orbita 
e sulcando o espago com rios de luz". 

Seguiram-se trabalhos, em prosa, de Henrique Milet, 
Antonio Ribeiro Maranhao, M. Neto Campelo, Faelante da 
Camara, Joaquim Nobre de Lacerda, Artur Muniz, Adelino 
Filho, J . Tiago da Fonseca, Joaquim Elias d'A. Rego Barros, 
etc., e sonetos de Alcedo Marrocos, Afonso Olindense, Rodol-

(1) A relacao de Alfredo de Carvalho restringiu-se ao n° 5. 
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fo Carvalho, Jose de Castro e Silva e F . Nobre de Lacerda 
(Bib. Pub. Est.). 

O CONTRABANDO (1) — Jornalzinho sem data, mas 
publicado em junho de 1890, apresentou-se era formato de 
15x11, com quatro paginas de uma coluna de 17 ciceros. 
Redator — Pau Campeche. Prego do exemplar — $040. 

Sua materia constou de editorial unico, no qual decla-
rava exibir-se ao publico com o fim de "bater os contraban-
dos que se passam na nossa Alfandega e exigir a demissao 
do delegado do 1° Distrito, que de longos anos passa contra-
bando". Findou atacando Martins Junior, Albino Meira e 
outros lideres politicos. 

Deve ter ficado no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

GAZETA DOS OPERARIOS — Orgao das Classes Artis-
ticas e Industrials — Sob a diregao e propriedade da Liga 
Operaria, publicou-se no dia 15 de julho de 1890, trazendo 
sob o titulo o slogan "A Uniao faz a Forga". Confeccionado 
na Tip. Apolo, a rua Marques do Herval (hoje praga Joa-
quim Nabuco) n° 5, apresentou-se em formato de 32x22, com 
quatro paginas de tres colunas, tendo a redagao instalada 
a rua Padre Muniz n° 17. Publicar-se-ia bimensalmente, ao 
prego de 40 reis por exemplar. Constava, ainda, da "Etique-
t a " (palavra usada no lugar de Expediente): "Os anuncios 
de artTstas, modistas e costureiras serao publicados gratui-
tamente" . 

"Trajando a blusa operaria" — lia-se no artigo-progra-
ma — apresenta-se A Gazeta disposta "a tirar o sono dos que 
pretenderem, dora avante, negar-nos pao, trabalho e justiga, 
como nos tempos d'el-rei". 

Seguiram-se um programa de reivindicagoes, um mani
festo operario e um discurso do lider do partido dos traba-
Ihadores do Rio de Janeiro, Kinsman Banjamin, a quern foi 
dedicada grande parte da edigao. 

Circulando ininterruptamente, o n° 26 saiu a 24 de Ja
neiro de 1891, sem alteragao do programa inicial (Bib. Pub. 
Est.). 

(1) Nao consta da relaeao dos "Anais" . 
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Indo mais alem, a existencia da Gazeta dos Operario • 
prolongou-se ate o n° 39, de 20 de maio do mencionado ano, 
sendo cada edicao anunciada, religiosamente, n a "Gazetilhu.' 
do Jornal do Recife (1) . 

A SEMANA — Revista Critica, Literaria e Noticiosa" — 
Impressa em tipografia propria, circulou, pela primeira vez, 
a 19 de julho de 1890, sem o carater de revista, mas simples 
jornal, com oito paginas de pequeno formato. Instalada a re-
dacao a rua Dr. Epaminondas n° 1, t inha como diretores 
Fernando Barroca e Mario Chaves. Assinaturas a 2$000 por 
trimestre, na capital, e 5$000 por semestre para outros pon-
tos, custando o numero avulso 100 reis. Tiragem declarada 
de oitocentos exemplares. Cobrador — Joao Bernardo do 
Rego. 

"Nao tern programa porque nao promete norma de con-
duta . £ honesta e isto lhe basta" . E acentuou: " . . .seus re-
datores sao verdadeiros neofitos, que nao escalpelam as le-
tras e os defeitos socials com bisturis de doutores, mas que 
usam o escopro, a picareta, o pincel e a pena para trabalha-
rem pelas letras". 

No n° 3, de 2 de agosto, escrevia a direcao: "Resolvemos 
nao publicar mais producao de quern quer que seja estranho 
a redacao, para nao preterirmos os colaboradores efetivos". 

Tendo iniciado, no n° 2, uma pagina de anuncios, au-
mentou-os a partir do n° 9, quando o cobrador foi substitui-
do por Francisco Cesar de Meneses Sobrinho. No 12°, so 
permanecia Fernando Barroca na direcao, ao passo que o 
escritorio redacional passara para a rua Bemfica n° 7. 

Manteve colaboracao de Jose Castro e Silva, Paulo Ja
come, Alberto Dias, Carlos Sampaio, Morais Pinheiro, Ade-
lino Fontoura (postumo), Alonso Jacome, Carlos Barroca, 
Martins Junior e Leonidas e Sa, alem da cronica "Os 7 dias", 
de F . B . ; "As cabecadas", de charadas, por Keraban, o ca-
becudo; "Perfis literarios"; "Novidades", por Ascanio Cas-
carino; "Sport" e noticiario. O redator Mario Chaves escre
via artigos cientificos, literatura, poesias e os "Perfis", estes 
sem assinatura. Fernando Barroca, alem de F . B . , tambem 

(1) Os "Anais" registam, apenas, o n° 1, e a Biblioteca Publica do 
Estado nao possui mais do que os ns . 1 e 26. 
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aparecia como Fanderno. Eduardo Barroca fazia "Humoris-
mo", e Alfredo Duval assinava as "Fotografias". Ja no fim 
criava-se a segao politica "De balcao", por O Cachoeiro. 

Publicou-se ate o n° 13, datado de 4 de novembro (1), 
em numeragao seguida, formando um total de cem paginas, 
porque o ultimo so teve quatro . No fim, A Semana era im-
pressa na Tip. Comercial (Bib. Pub. Est.). 

VINTE E OITO DE JULHO DE 1889 — Edicao unica 
de 28 de julho de 1890, publicou-a o Clube Republicano Frei 
Caneca, por ocasiao do 1° aniversario de sua instalagao. Im-
pressa na Tip. Apolo, apresentou pequeno formato de duas 
colunas, com quatro paginas, em papel especial, inserindo 
trabalhos originals de J . Tiago da Fonseca, Artur Bahia, 
Franga Pereira, Julio Hancem, J . Coelho, Pedro Pessoa, Joao 
de Oliveira, Teotonio Freire, Amaro Pessoa, Cirilo S. Tiago 
e Cancio Prazeres (Bib. Pub. Est.). 

O GENERALISSIMO — Numero unico, de Tejipi6, cir-
culou a 5 de agosto de 1890, formato de 29x22, com quatro 
paginas de duas boas colunas, impresso em papel de cor. 
Foi u m a iniciativa do capitao Antonio Gracindo de Gusmao 
Lobo, como homenagem do Clube Republicano Federalista 2 
de fevereiro ao generalissimo Deodoro da Fonseca, no dia do 
seu aniversario. 

A primeira pagina, circulada de vinhetas, serviu de ca-
pa, contendo palavras encomiasticas ao homenageado. Nas 
demais, liam-se artigos alusivos, assinados por Jose Maria
no, Alfredo Falcao, J . B . Ramos da Silveira, Xavier Carnei-
ro, Duarte Pereira e Gusmao Lobo. Confecgao da Tip. Paula 
Marinho (Bib. Pub. Est.). 

A PEROLA — Folha Recreativa, Literaria, Noticiosa e 
Critica — Impressa na tipografia d'O Estado, com redacao 
a rua Duque de Caxias n° 39, 2° andar, saiu a lume no dia 
16 de agosto (1A) de 1890, formato de 29x22, tendo quatro 
paginas de tres colunas. Tabela de assinaturas: ano — 
5$000; semestre — 3$000; trimestre — 1$000. 

(1) Nao "18 de outubro", como consta dos Anais. 
(1) Alem de s6 mencionar o n° 1, alias in terrogat ivamente , Alfredo 

de Carvalho registou-o, por engano, nos "Anais", com data de 10 de ag6sto. 
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" . . . descerrando a concha em que jazia ocul ta" — re-
zava o artigo de apresentacao — viera " t rabalhar em prol 
das letras patrias, na arena jornalistica"; entre tanto , nao 
estava "ainda lapidada", dependendo do bom acolhimento 
dos lei tores. 

O n° 2 saiu a 26 de agosto, o formato ligeiramente au-
mentado . Inseriram as duas edicoes colaboragao assinada 
por Guenes Junior, Ernesto Silva, M. R. , Gongalo Jacome, 
Cezaltina de Azevedo, Gaspar Guimara.es, Stela Carmen e 
Isabel Souto, tudo em pequenas doses literarias, alem de cha-
radas e logogrifos, iniciando, n a segunda, u m concurso de 
contos a premio. Tinha a u l t ima pagina cheia de amincios. 
(Bib. Pub. Est . ) . 

O MAJOR LEAL — Circulou pela primeira vez a 1° de 
setembro de 1890, tendo como redator-chefe Antonio Pinhei-
ro de Castro. Impresso em formato de 31x22, com quatro 
paginas de duas colunas largas, vendia-se o exemplar a 40 
reis. 

Sairam tres edigoes, a u l t ima das quais da tada de 15 
do mencion,ado mes, sempre repletas de mater ia leve, varia-
da, espirituosa, em prosa e verso (Bib. Pub. Est .) . 

PEQUENO JORNAL — Publicacao Semanal do Clube 
Republicano da Boa Vista — Surgiu no dia 9 de setembro 
de 1890, impresso na Tip . Industr ial , a r u a do Imperador n° 
75, formato de 32x22, com quatro paginas a duas colunas 
largas de composicao. Preco da assinatura tr imestral — 
1$000, custando o niimero avulso 40 reis. Direcao de Joao 
de Oliveira, Manuel Rodrigues de Sousa Viana e Jose de A-
morim. 

Constava do artigo-programa: "Modesto no titulo e no 
aspecto, o Pequeno Jornal en t ra n a lica como combatente 
cheio de fe n a Republica e de amor a Pat r ia Brasileira. Nao 
a Pa t r ia desmoralizada que nos legou o segundo reinado, 
falta de nobres aspiracoes morais, oscilando ent re o deficit 
e a corrucao administrativa, explorada pelo ingles e entre-
gue a rapinagem ouropret ina. Nao a Republica do sr . Deo-
doro e do sr . Ruy, fazendo do Tesouro u m ninho de compa-
dres, aposentando homens validos e trazendo o pais n,uma 
rede de ferro, sem dar-lhe o direito de falar nas u r n a s . 

http://Guimara.es
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Apos extensa serie de consideragoes, concluiu o editoria-
lista: "O Pequeno Jornal sera implacavel com os que estao 
comprometendo a Republica". 

Dois artigos sobre a politica pernambucana, assinados 
por Georges Renard e Jose Laviconterie, e as secoes "Faiscas 
eleitorais" e "Noticias eleitorais" completaram a edigao. 

Distribuido o jornal, logo a policia entrou em acao, proi-
bindo-lhe a circulacao e intimando Paula Marinho, proprie-
tario da tipografia que o imprimiu, a nao continuar a publi-
ca-lo. Enquanto isto, seus diretores receberam um aviso do 
sub-delegado, no qual dizia que, "se o jornal continuasse no 
mesmo torn seria picado nas ruas e a tipografia arrasada", 
pois "em sua freguesia nao admitia que se falasse contra o 
governo", ao que foi respondido: 

"Publicaremos o segundo numero do Pequeno Jornal e 
esperaremos que a policia do sr. Barao de Lucena cumpra 
sua ameaca. Estamos dispostos a tudo" (1) . 

No segundo numero, uma nota de abertura agradecia 
ao Barao Governador do Estado, por haver S. Excia. "feito 
a tiragem deste numero elevar-se a 2.000 exemplares". 

Tendo esse segundo numero circulado no dia 13, dedi-
cado as eleigoes marcadas para 15, a redacao antecipou-lhes 
a denominacao de farsa, fraude, e tc . , criticando o oficialis-
mo e divulgando os "resultados" ja "colhidos" na Secretaria 
do Governo, com os nomes dos dois senadores e 14 deputados 
"eleitos" e a votacao de cada u m . 

"Terminada a comedia", a edigao do dia 29 escrevia, con-
cluindo o artigo "Unamo-nos": "Que o digno chefe dos repu-
blicanos, o d r . Martins Junior, o sucessor de Maciel Pinhei-
ro, procure fundir os elementos saos da politica pernambu-

(1) Tal foi um t6pico da carta que, no dia seguinte ao da circulagao 
do orgao, dirigiram seus redatores ao Jornal do Recife, o qual, por sua vez, 
comentando a ameaga do fechamento do Pequeno Jornal. frisou: "Essa 
folha, em oposigao ao governo do Estadoi e escrita com vivacidade, sem 
descer, entretanto, ao insulto e a pornografia". 

No dia 13, noticiou o mesmo Jornal do Recife; na "Gazetilha", "a fim 
de chegar ao conhecimento das autoridades desta capital", que fdra assi-
nada, na vespera, "no respectivo livro da Intendencia Municipal, a res-
ponsabilidade exigida por lei para a publicagao do referido jornal' '. 
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cana num grande partido de moralidade e esperanca para 
esta terra, explorada ha tantos anos. O Clube Republicano 
da Boa Vista convida o povo pernambucano a entregar os 
seus destinos a homens dignos". 

O n° 10 do Pequeno Jornal (10 de novembro) foi quase 
inteiramente dedicado ao primeiro aniversario do falecimen-
to do lider republicano Maciel Pinheiro (2), incluindo poe-
sias alusivas, de J . A. G. e Jose de Amorim. 

Prosseguiu criticando acerbamente a politica situacio-
nista, mesmo depois da substituigao do Barao de Lucena, no 
governo do Estado, pelo Conselheiro Correia da Silva, atra-
ves de editorials, sueltos e da secao "Diz-se por a i . . .", sem 
escapar dos ataques o antigo lider liberal Jose Mariano, en-
tao aliado ao que a oposigao chamava "deleterismo" (3) . 

Apos o n° 18, de 29 de dezembro, saiu o n° 1, ano II, 
a 5 de Janeiro de 1891. Na gerencia, Sebastiao Manuel do 
Rego Barros. 

A gestao do ditador Deodoro da Fonseca nao vinha satis-
fazendo a expectativa dos chefes republicanos de Pernambu-
co, e o Pequeno Jornal en,trou a ataca-lo, sobretudo quando 
eleito presidente, a par da campanha constante contra a si-
tuacao politica local. 

Nao houve tregua na circulagao do periodico, que veio 
a dedicar o n° 31, de 1 de agosto, a memoria do "imaculado 
patriota dr. Antonio da Silva Jardim, que a deshonra de seu 
ideal, pelos vampiros sociais, fe-lo exilar-se da terra natal , 
indo encontrar o tumulo nas fauces incandescentes de um 
abismo, sob o ceu azul da encantadora Italia: tumulo, por 
certo, digno de um tao grande heroi". Afora o necrologio, 

(2) "O homem que personificava o ideal dos republicanos de Per-
nambuco" faleceu "seis dias antes que nos horizontes da patria surgisse 
o sol da Liberdade". 

(3) O Pequeno Jornal divulgou, a partir do n° 13, parte da obra (em 
quatro vols.) "O Deleterismo", do escritor alemao Mittenbauer, traduzida 
por "erudito advogado e antigo politico deste Estado". Escreveu a reda-
gao precedendo o primeiro capitulo: "O Deleterismo e uma molestia so
cial grave e permanente que deve ser estudada com calma; sem preven-
qoes nem coleras: sintoma morbido das sociedades decadentes, ele coloca 
o observador na posiqao do medico que tenta eliminar s6ria perturbagao 
do organismo fisiologico". 
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constituiu-se a edigao de t rabalhos alusivos, em prosa, de 
Leonidas e Sa, Henrique Palmeira e A. , e em versos, de Fe-
licio Buarque e Cancio Prazeres. 

O n° 52 circulou a 30 de dezembro, pa ra recomecar — 
n° 1, ano III — no dia 21 de Janeiro de 1892, tendo-se afas-
tado, entao, do corpo redacional Joao de Oliveira, ao passo 
que a publicagao passou a ser feita b issemanalmente . Criou-
se a segao "Dobres e Repiques", de versos satirico-humoris-
ticos, assinada com diferentes pseudonimos, enquanto a re-
dagao polemizava com os "deleterios" d'A Provincia. 

Uma vez te rminada sua missao politica, an te a mudan-
ga da situagao, o virulento orgao parou de circular apos o 
n° 10, de 7 de margo. 

Reapareceu, em segunda epoca, a 14 de novembro de 
1892, tendo o formato melhorado pa ra 37x27, com tres co-
lnnas de composicao a 16 ciceros. No artigo de reapresenta-
gao dizia que, nao podendo calar "diante dos fatos anor-
mais"; nao podendo sancionar, com seu silencio, "os atos 
de verdadeiro despotismo do sr . Barbosa Lima", resolvera 
o Clube Republicano reencetar a publicagao do jornal, que, 
"solidario com a revolugao gloriosa de 18 de dezembro e com 
o governo honesto, justo e consciencioso da patriotica J u n t a 
Governativa, t inha resolvido descansar das fadigas da longa 
campanha em que se empenhou contra o lucenismo, sobre 
os louros que naquele dia obteve o Part ido Republicano". 
E concluiu: 

"fi para defender a causa dos republicanos presos e es-
plngardeados pela soldadesca do sr . Barbosa Lima, e pa ra 
advogar os interesses do Part ido Republicano, acusado pelo 
sr . Barbosa de nao ter-se curvado e submetido a di tadura , 
que S. Exca . pretende, em pleno regime republicano federati
ve, impor ao nosso Estado, que reaparece o Pequeno Jornal. 
Como dantes, sao todos os seus redatores solidariamente res-
ponsaveis pelos artigos que em suas colunas forem publica-
dos" . 

Com editorials inti tulados "Especuladores", "Suprema 
perversidade", "Quern semeia ventos colhe tempestades", 
"Anarquia", etc., o periodico atacou desabridamente Barbo
sa Lima, Jose Mariano e Jose Maria . E ficou nisso. 
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So voltou a circulagao a 6 de fevereiro (4) de 1893, as-
sim iniciado o artigo principal: "Parecera uma temeridade 
de nossa parte reaparecermos na arena jornalistica na qua
dra lutuosa que atravessa a sociedade pernambucana e, es-
pecialmente, esta cidade do Recife. Quando nao ha garantia 
de especie alguma para o Partido Republicano do Estado; 
quando a violencia brutal, o cacete e o sabre respondem a 
logica das argumentagoes dos que tern a desdita de nao a-
gradar ao sr. governador, parece que nos suicidamos, vindo 
voluntariamente entregar-nos a boca do lobo em condigoes 
tao desf avoraveis. Pois bem: e por isso mesmo que o Peque-
no Jornal reaparece: e o seu fadario". 

Seguiu-se o programa anterior de obcessionante oposi-
gao ao governo estadual e aos maiorais da politica que o cer-
cavam, na linguagem mais virulenta possivel, sem admitirem 
outro tema as colunas do ardoroso jornal. 

Excepcionalmente, a edigao de 13 de fevereiro saiu com 
seis paginas, mas a ultima ficou em branco. Os ns . 5 e 6 — 
ano IV — abriram a primeira pagina com um "Manifesto 
do Clube Republicano da Boa-Vista", dirigido ao Congresso 
e ao Povo, lendo-se num topico: "Povo pernambucano! salvai 
a patria. Nao consintais que a bandeira da Republica con-
tinui a servir de manto as mais execrandas miserias e se 
converta em mortalha de vossos brios!" 

A par dos ataques em prosa, o semanario fazia-os tam-
b6m em versos de candente satira. E polemizava com a Era 
Nova, "orgao deleterio sebastianista", A Provincia e o Diario 
de Pernambuco, nao faltando segoes como estas: "Ouve-se 
na r u a . . . " ; "Dizem. . . " , etc. 

O Pequeno Jornal so veio a aumentar o prego do exem
plar para $100 a 1° de maio do ano em referenda, quando 
circulou o n° 12, isto devido ao "acrescimo de despesas". En-
tretanto, suspendeu-se ai a publicagao inexplicavelmente, 
nao reaparecendo jamais (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O SATELITE — Folha Cientifica e Literaria — Circulou 
o primeiro numero a 15 de setembro de 1890, formato de 28x 
22, com quatro paginas a duas colunas de 16 ciceros. Impres-

(4) Por descuido tipogr&fico, figura no cabecalho o mfis de Janeiro. 
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sa n a Tip . Industrial , a rua 15 de Novembro n° 75, anunciou 
os pregos de 1$500 por ass inatura tr imestral e de $500 por 
mes, devendo publicar-se quinzenalmente . 

Fundado por "mogos que se dedicam as letras e que 
procuram aprender" — lia-se no artigo de apresentacao — 
foi despertado por essa ideia que fundaram O Satelite, 
"modesto e despretensioso", com o objetivo de ser util a si 
mesmos e "aqueles que sabem avaliar o quanto e nobre, o 
quanto e grandissima a lu.ta pelas ideias". Apos aludir a 
falta de persistencia dos orgaos literarios no Recife, "que 
surgem e desaparecem com a mesma facilidade com que 
desaparece a aguia atraves do espaco, fez urn apelo para 
que se acabasse tal apatia, concluindo por langar sua di-
visa: "Ciencia, Pat r ia e Liberdade". 

A primeira edigao divulgou produgoes de Jaime Starr, 
Barao de Pink, M. R. , Nelson e A. J . H. R. 

O apelo contra a apatia nao deu resultado, porque O 
Satelite so voltou a tona, mais u m a vez, no dia 1 de outu-
bro, com a colaboragao, inclusive, de Augusto Aristeu, 
Nelson e Adolfo L. Vieira; mais a "Segao Alegre", alem de 
editorial em prol do "levantamento do nivel moral das so-
ciedades" e a continuagao de "Ha heranga psicologica?", 
de P . P . S. , que ficou inacabado (Arq. Pub. Est .) . 

A IMPRENSA — "Propriedade de uma Associagao", 
surgiu no dia 14 de outubro de 1890, formato de 32x22, com 
quatro paginas de tres colunas. Assinava-se a 1S300 por tri-
mestre e $500 por mes, pretendendo circular semanalmente . 
Numero avulso — S100. Impressao da Tipografia Universal, 
a rua do Imperador n° 48. 

Segundo o artigo de apresentacao, estava amparado por 
urn grupo de mocos "cheios de coragem", destinados a pug-
na r "pelos seus direitos de cidadaos e levantarem o nivel in-
telectual dos seus colegas". Acentuou: "Os seus redatores, 
homens do trabalho, apenas procuram exercitar-se nas lides 
grandiosas da inteligencia". 

Fomentando a l i teratura, inseriu produgoes de Paulo J . 
de Sousa. Emilio Cordane, Leon Roland, Joaquim R. A. da 
Costa e H . d e Sousa, folhetim e um conto sem assinatura, 
que continuaria na edigao seguinte, edigao que, en t re tanto , 
nao saiu jamais (Bib. Pub. Est.). 

http://eH.de
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O PHILATELISTA — Comegou a 15 de outubro de 1890, 
formato de 22x16, com oito paginas de duas colunas, sendo 
impresso em bom papel, na Tip . de F . P . Boulitreau, a rua 
do Imperador n° 48. 

Era a "primeira tentat iva" que, no genero, se fazia, em 
Pernambuco (1), conforme o artigo de apresentacao. Divul-
gou ampla materia especializada, a saber: "A Filatelia", ar
tigo de M. ; "Os selos postais do Brasil Republicano"; "Van-
tagens da Filatelia"; "Alguns envelopes dos Estados Unidos"; 
"Notas" e "Novas emissoes". 

Publicou-se mensalmente, com toda regularidade, encer-
rando o ano o n° 3, para iniciar nova numeracao em Janei
ro de 1891. No n° 7, ano II, de julho, adotou, no cabegalho: 
"orgao mensal da Sociedade Filatelica de Pernambuco". A 
propriedade, que era de F . Tondela, fora cedida a agremia-
gao especializada, inaugurando-se, assim, uma segunda epo-
ca, quando igualmente passou a ser confeccionado no Atelier 
Miranda, a rua Duque de Caxias, n s . 29 /31 . A redacao ficou 
confiada a Manuel Cicero, J . de Oliveira e F . Tondela. Assi-
na tu r a semestral — 1$000; numero avulso — $200. 

Divulgando sempre farta materia especializada, o ultimo 
numero d'O Philatelista foi o 11/12, de novembro/dezembro 
de 1891, contendo doze paginas (Bib. Pub. Est., Bib. da Fac. 
Dir. UFPe., Arq. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

A ROSA — Periodico Critico e Cientifico — "Redigido 
por senhoras", apresentou-se em circulagao no dia 18 de ou
tubro de 1890, sob a diregao de Porcia Constancia de Melo, 
tambem proprietaria da tipografia que o imprimiu. Formato 
pequeno (25x17), com quatro paginas de duas colunas, sai-
ria em dias indeterminados, cobrando 300 reis por mensali-
dade e 40 reis por exemplar. 

" . . .envolta em o veu do pudor" — consoante o artigo-
-programa, de pequenas dimensoes — pedia licenca "para 
tambem levar seu obolo a grande obra da civilizagao. Trata-
ria de "materias amenas e construtivas", nao se responsabi-
lizando "pelo mal" que seus espinhos pudessem fazer, "nem 
pelos erros de seus suditos". 

(1) Constava do editorial : "Em 1882 apareceu em Sao Paulo, o Brazil 
Philatelico, p r imei ro jo rna l que, no Eras i l , se ocupou exc lus ivamente de 
selos". 



302 LUIZ DO NASCIMENTO 

Seguiram-se dois artigos, ambos assinados por P . C. M., 
sobre a capacidade feminina e sobre o dirsito das mulheres 
nas letras. Inseriu, ainda, o dialogo "Espinhos", notas ligei-
ras e versos de A. J . M. (postumos) e da diretora, concluin-
do com minusculo folhetim. 

Outras edigoes tiveram curso; e a primeira pagina do n° 
5, de 8 de dezembro, apareceu circulada de tarja, com o se-
guinte conteudo, encimado por pequena cruz: "XVII aniver-
sario do falecimento do comendador Antonio Joaquim de 
Melo. Saudades de sua filha Porcia Constancia de Melo". 

A Rosa manteve o programa enunciado, contendo ma
teria variada e de leitura amena, incluindo, ja no fim, a co-
laboragao de Ines Pessoa. Foi suspensa todavia, sua circu-
lagao apos o mencionado n° 5. 

Mais de dois anos apos, precisamente no dia 15 de ju-
n}ho de 1893, a jornalista d. Porcia publicou o n° 6 d'A Rosa, 
que morrera, "quase ao nascer", porque "tantas senhoras 
habilitadas, que podiam te-la sustentado, a t ra taram com 
desprezo, depdenhando coadjuva-la". Por isso, constou do 
cabegalho: "Redigido por uma senhora". Das notas e cro-
nicas inseridas, a intitulada "Espinhos" e mais outra traziam 
ao pe a palavra "continua". Entretanto, ficou nisto. A Rosa 
morreu de novo, dessa vez definitivamente (Bib. Pub. Est.). 

O CABEQA DE BURRO — Jornal Critico e Joco-Serio — 
Impresso em formato de 22x16, com quatro paginas de duas 
colunas, apareceu no dia 31 de outubro de 1890. Redatores 
— "diversos". Preco do exemplar — vinte reis. Constou do 
cabegalho pequena xilogravura de homem com cabega de 
burro, ladeado das quadrinhas a seguir: 

"Eu nao sou politico 
Nem tenho intengao 
De viver metido 
Nesta confusao". 

"A minha tarefa, 
Custe o que custar, 
£ bater os crimes, 
Dos vicios o clamor". 

Vinha tratar, segundo a nota de apresentagao, de coi-
sas que nada aproveitariam, devido ao "abatimento moral" 
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em que se achava "a nossa patria infeliz", acrescentando: 
"Crimes, arbitrariedades, vicios, abusos, violencias, infamias 
e coisas desta ordem hoje nada valem, nem perturbam o es-
pirito dos nossos ilustres representantes". Entretanto, era 
o seu programa. 

Nao o cumpriu a risca, todavia, no primeiro numero. 
Divulgou, apenas, em suas quatro magras paginas, a segao 
"Fotografias", uma "Vista d'olhos", denunciando os abusos 
da administragao municipal, versos humoristicos e, ja no 
fim, umas pasquinadas. Ao pe da ultima pagina, dizia um 
Aviso: "No proximo numero trataremos de um tipo desta 
cidade". 

Cumpriu a promessa, realmente, no n° 2, que saiu no 
dia 8 de npvembro (1) e foi o ultimo publicado. Nao deixou 
de ter um artigo serio, de abertura. Duas paginas foram de-
dicadas ao genero escandaloso (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac ) . 
(2 ) . 

O POVO — 6rgao Republicano — Trazendo abaixo do 
titulo as divisas "Igualdade" e "Liberdade", publicou-se o 
primeiro numero a 3 de novembro de 1890, formato de 32x22, 
com quatro paginas, impresso em oficina propria, tendo es-
critorio de redagao instalado a rua Visconde de Albuquerque 
n° 44. Diregao e propriedade de Amaro Pessoa. Adotou o 
pre<jo de $500 por assinatura trimestral, vendendo o exem
plar a 0$40. Publicagao semanal. 

Escreveu o redator, no artigo-programa, que desde mais 
de um ano t inha atirado para um lado a pena de jornalista, 
mas motivos de ordem superior o obrigaram a outra resolu-
cao. Pensavam os republicanos que a 15 de novembro ficara 
realizado o"dourado sonho", nao havendo mais necessidade 
de propaganda politica; mas os atos do governo demonstra-
ram o contrario. Assim, vinha em defesa do povo, que "e e 
foi sempre a vitima imolada no altar dos mais dolorosos sa-
crificios". E concluiu: "O Povo segue seu caminho, tendo 
como unico programa: amor a Republica e defesa do povo". 

Prestou homenagem a Silva Jardim, publicando o ma
nifesto em que o famoso republicano anunciara sua "inten-

(1) Alfredo de Carvalho registara, apenas, o primeiro numero . 
(2) Na primeira das bibliotecas visitadas s6 existe comprovante do 

n° 1. Na segunda encontra-se, unicamente, o n° 2. 
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cao de viajar e provavelmente residir n a Europa", o que ocu-
pou mais de duas paginas . 

O segundo numero foi inte i ramente dedicado a memo-
ria de Maciel Pinheiro, com palavras de exaltagao n a pri-
meira pagina, t raba lhada em modestas vinhetas, inserindo, 
nas restantes, artigos ou excertos alusivos, assinados por J . 
Tiago da Fonseca, Franga Pereira, Teotonio Freire, Far ia 
Neves Sobrinho, Julio Hancem e outros . 

Prosseguiu fazendo campanha contra os governos de 
Deodoro da Fonseca e do Barao de Lucena, ao mesmo tempo 
que inseria versos do diretor e acrescentava u m a "Resenha 
semanal" noticiosa, enquanto Uma Vitima apontava "escan-
dalos n a conservacao do porto", sendo outros colaboradores 
Joao de Deus, Marcelino dos Santos, M. F . , Justus , e tc . 

Atingiu 31 de dezembro com o n° 9, comegando nova 
numeragao — ano II — a 15 de Janeiro de 1891, edigao cuja 
primeira pagina homenageou a memoria de Frei Caneca, 
incluindo soneto de Amaro Pessoa. 

Suspen,sa, continuou a publicagao a 22 de fevereiro. No 
n ° 3, apresentava-se a primeira pagina em tarja, comentan-
do a noticia da eleigao do Marechal Deodoro pa ra a Presi-
dencia da Republica. E concluiu: "O Brasil esta irremedia-
velmente perdido ou, a inda pior, esta completamente morto. 
Derramemos nos, os republicanos intransigentes, a lagrima 
in t ima sobre o cadaver da pa t r ia" . 

Circulando, entao, mensalmente, o n ° 4, que foi ultimo, 
saiu a 2 de abril, nele escrevendo o redator que ia retirar-se 
da politica. £ que, sem exito algum, divulgara um manifes
to, pedindo o apoio do eleitorado a sua candidatura a depu-
tado estadual (Bib. Pub. Est .) . 

NOVE DE NOVEMBRO — Polianteia de 1890, publicou-
-se no formato de 44x23, com quatro paginas de tres colu-
nas circuladas. Lia-se em manchete da primeira pagina: 
"Homenagem do Clube Republicano Frei Caneca ao grande 
cidadao (1) d r . Luiz Ferreira Maciel Pinheiro, no primei-
ro aniversario do seu falecimento". Vinha, abaixo, a expres-
sao i tal iana: "Tu duoa, tu signore, t u maestro". 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho omitiu as palavras ao grande 
cidadao, substituindo-as por "a memoria do" . . 
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Alem de u m a nota da diretoria do Clube, escreveram 
sdbre a personalidade do extinto: Manuel Gomes de Matos, 
Jose Izidoro Martins Junior, Maria Amelia de Queiroz, Filipe 
de Figueiroa, Ulisses Viana, Adelino Filho, Joao de Oliveira, 
Augusto Figueira, Manuel Cavalcanti de Melo Filho, J . Tiago 
da Fonseca, Franca Pereira, e tc . 

Impressao da Tip. Apolo, a Praca Marques do Herval 
n° 5, foi distribuido por ocasiao da romaria, grandemente 
concorrida, ao tumulo do ilustre pernambucano (Bib. Pub. 
Est.). 

O DELETERIO (1) — Jornal Critico e Joco-Serio — 
Surgiu no dia 13 de novembro de 1890, formato de 22x16, 
com quatro paginas, tendo como reda to res . . . "diversos". 
Custo do exemplar — 20 reis. Sob o titulo, desenho em xilo-
gravura, via-se um cidadao em pe, de palmatoria a mao, apli-
cando bolos noutro, ajoelhado, e de cada lado do cliche, em 
vertical, as palavras: "Verdade" e "Just ica". 

No artigo de fundo, dizia ser um "jornal honesto e, so-
bretudo, patriota", estando pronto para queimar, "a ferro 
em brasa, as miserabilidades h u m a n a s " . 

Divulgou materia variada, dentro do programa tracado, 
de extrema contundencia contra os politicos da situacao, 
mas nao passou do primeiro numero, porque, "ao ser anun-
ciado nas ruas, pelos meninos empregados na venda de jor-
nais, foram aqueles presos e estes apreendidos (2) (Bib. Pub. 
Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O LAROUSSE — Orgao do Partido Catolico e da Socie-
dade de Homens de Letras — Surgiu a 14 de novembro de 
1890, formato de 32x22, com quatro paginas de tres colunas. 
Proprietario — A. Pinheiro de Castro; diretor — Bernardi
no Garrido. Trazia, sob o titulo, a jocosa divisa: "Date obu-
lum Belizari", seguida da t r a d u c a o . . . ao pe da letra: "Dai 
chumbinho a Ulisses" (referia-se ao Deputado Ulisses Ma-
chado Pereira Viana) . 

(1) Alcunha do Partido Autonomista, formado pela ala republicana 
do Partido Liberal e por alguns conservadores. 

(2) Registando o fato, comentou-o o Jornal do Recife de 14.11.1890: 
"Temos sobre a nossa banca esse periodico e, francamente, nao descobri-
mos uma s6 razao plausivel que justifique semelhante ato da policia, ato 
que ofende a liberdade de imprensa e, ainda mais, os direitos dos cidadaos, 
que, perante a Republica, devem ser mantidos em tdda a sua integridade". 
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Do editorial, com a assinatura Jose Maria, constou o to-
pico a seguir: "fiste hebdomadario ha de sair irregularmen-
te, quando tiver roupa e dinheiro. Traz monoculo, carteira 
e uma respeitavel caixa de rape. No m a i s . . . eu nao tenho 
que dar satisfagoes a ninguem. Vou ja para A Provincia 
embandeirar a saude dele". 

O jornal deitou humorismo e satira do melhor quilate, 
em todas as suas paginas (o sub-titulo era simples pastiche), 
sucedendo-se cronicas e notas caricaturalmente firmadas por 
Fanderno Barroca, Padre Augusto, Pereira Junior, Azedo 
Marrocos, Cordeiro Vilela, Dr. Joao E. Liso, Correia Sola, Mo 
Lina, etc . "Revista Diaria" constituiu um primor de noticia-
rio, assim como os "Telegramas", a "Governagao de Pernam-
buco", assinada por B. de Sousa Leao, e a "Ultima hora", por 
Chico Lacerda. A critica principal era desfechada contra o 
governador Barao de Lucena. 

1 
Obedecendo ao mesmo ritmo, ocorreu a publicacao do 

n° 2 (e ultimo) a 28 de novembro. A confeccao material es-
teve a cargo da tipografia de Dona Porcia Melo (Bib. Nac. e 
Bib. Pub. Est.) (1) . 

GAZETA DE PERNAMBUCO — Publicacao iniciada a 
15 de novembro de 1890 ("Anais"), apresentou-se (avistados 
os ns. 3 e 4) em formato de 15x10, com quatro paginas de 
duas colunas. Materia ligeira e pessima feigao grafica. 

Ja no n° 6, de 16 de dezembro, melhorara o formato para 
20x15, de tres colunas estreitas, declarando-se impresso em 
tipografia propria, situada a rua Conde da Boa Vista n° 24, 
porem mal impresso, como os numeros precedentes. Assina-
va-se a 1$000 por ano e a 100 reis por mes, custando dois 
vintens o exemplar. Redatores — Otto Prazeres, Valfrido 
Simoes e Otavio Simoes. 

Tendo o n° 7, do dia 28, encerrado o ano, publicou-se o 
n° 8, ano II, a 10 de Janeiro de 1891, declarando a redacao 
que a Gazeta se esforcava "para igualar-se com os periodicos 
do Recife". A edicao acompanhou-se de um Suplemento de 
pagina unica impressa, com poemeto de Gregorio Junior 
(Bib. Pub. Est.). 

(1) Na Biblioteca Publ ica do Estado s6 existe comprovante do n° 1. 
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A CAIPORINHA (1) — Jornal Critico e Joco-Serio — 
Todo redigido em versos, circulou em novembro de 1890, 
tendo como redatores. . . "diversos". Formato de 22x16, com 
quat ro paginas de duas colunas. Exibiu sob o ti tulo u m a 
figura de mulher, ladeada, a esquerda e a direita, pelas qua
dras : 

"Eu sou Caiporinha 
Das bandas de alem. 
Vim para o Recife 
Ser trunfo t ambem. 

J a fui monarquista, 
Sou republicana; 
Nao faco cortejos 
A Curia r o m a n a " . 

Desde as "Duas palavras de apresentacao", tdda a mate
ria foi redigida em versos de sete silabas, dosada de verve e 
sa t i ra . Eram colaboradores: Major Leal, A Oaiporinha, Frei 
Moco, Budiao e Bravo, este ultimo autor da "pega" abaixo 
t ranscr i ta : 

"A Caiporinha derrama 
Uma lagrima sentida 
Na cova do Deleterio, 
Que morreu, nao tendo vida. 

Out ra nao menos amarga 
— Gerada no coragao — 
Sobre o Cabeca de Burro, 
Verdadeiro paspalhao. 

E desde ja se prepara 
Para out ra derramar 
Sobre o corpo do Larousse, 
Que nao ta rda putrefar" . 

Nao obstante a critica feita a curtissima existencia dos 
congeneres, A Caiporinha teve identico d e s t i n e Ficou no 
primeiro mimero (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

(1) Noa O Caiporinha, mascul ine , como esta nos "Anais". 
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O BOND — Periodico Politico e Literario — Comecou 
a circular no dia 13 de dezembro de 1890, formato de bolso 
(12x8), com quatro paginas . Redatores — Jose Coelho e Eu-
clides Pessoa. Preco do exemplar — 20 reis. A primeira pa-
gina, num quadrinho de vinhetas de cinco centimetros qua-
drados, homenageou os "briosos militares tenentes Joaquim 
Quirino Vilarim e Oscar Silva e os alferes Jose Mariano de 
Morals, Miguel Arcanjo Batista e Miguel de Castro Masca-
renhas" . 

O editorial de apresentacao, n a segunda pagina, dizia 
nao ter programa, acrescentando: "Bond que e, vai caminho 
de tudo quanto e progresso na industria, como nas artes, na 
ciencia como nas le t ras . Que o protejam os amantes do evo-
lucionismo nacional" . 

Composto em duas colunas de 6 clceros, divulgou mais 
u m a saudacao "Aos deportados" (doze l inhas) , assinada por 
Jose Coelho; a "Galeria Historica", por A. C. S . S . ; chara-
das e um triole. 

Logo no segundo numero, de 27 de dezembro, O Bond 
duplicou de tamanho, adotando assinaturas mensais a 100 
reis, dizendo-se "periodico politico e l i terario" e crit icando 
"o governo do s r . Deodoro e sua camar i lha" . Colaboracao 
de Mimi e M. Aguiar, este em versos. 

O n° 3, de 3 de Janeiro de 1891, apresentava tres colu
nas n a primeira pagina, na tura lmente estreitas, sendo o ca-
becalho colocado n a do centro, em sentido vertical, inovagao 
que ficou ai mesmo. Entrou, entao, pa ra o corpo redacional 
o "digno guarda-livros" Ulisses Costa. Alem dos redatores, 
f i rmaram escritos literarios Joao Dias e Amaro Pessoa. 

Saiu o quarto numero no dia 10, devendo aparecer o 
quinto a 17, o que nao ocorreu (informacao do Jornal do 
Recife de 18.1) "por motivos imprevistos", terminando, as-
sim, e existencia d'O Bond. 

Foi substituido pelo O Combate (Bib. Pub. e Arq .Pub. 
Est .) . 

FORA DA PATRIA (1) — Numero unico, impresso em 
papel de primeira, formato de 32x22, com quat ro paginas 

(1) Nao registado por Alfredo de Carvalho, nos "Anais". 
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de tres colunas, ent rou em circulagao sem da t a nenhuma , 
trazendo, apenas, acima do ti tulo: "Ano da Perseguicao da 
Republica — Seculo X I X " e, abaixo: "No Proconsulado do 
Barao de Lucena" . Ent re tan to , de pesquisa em pesquisa, 
foi possivel descobrir a da t a do aparecimento: 14 de dezem-
bro de 1890 ( 2 ) . 

Da primeira pagina, em tipos fortes, constou o seguin-
te: "Preito do Clube Republicano Frei Caneca as vitimas da 
Monarquia, os briosos oficiais: tenente Joaquim Quirino Vi-
larim, tenente-farmaceutico Oscar Pereira da Silva, alferes 
Miguel Arcanjo Batista, Jose Mariano Augusto de Morais e 
Miguel de Castro Mascarenhas" . 

Nas paginas restantes, escreveram: Albino Meira, Leo-
nidas e Sa, Amaro Pessoa, Felicio Buarque, Pedro Jacome, 
M. R . Viana, Jose de Amorim e Cancio Prazeres, todos fo-
calizando a indignacao causada pelo afastamento, por mo-
tivos politicos (3), daqueles oficiais (Bib. Pub. Est., Arq. Pub. 
Est. e Bib. do Inst. Arq.)-

1 8 9 1 

SENTINELLA DA REPUBLICA NO ESTADO DE PER
NAMBUCO — Edicao unica, circulou a 6 de Janeiro de 1891, 
como "presente de festas oferecido pela redagao d'O Povo 
aos republicanos sinceros e bons ass inantes" . Formato de 
22x16, com quatro paginas de duas colunas, lia-se sobre o 
t i tulo: "Segundo ano de perseguigao aos republicanos". Sua 
mater ia constou de u m soneto de Amaro Pessoa, ocupando a 
primeira pagina; artigo de Joao de Oliveira (toda a segun-
da ) , mais dois artigos assinados e editorial desancando o 
Marechal Deodoro da Fonseca (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

15 DE JANEIRO — Numero unico, circulou n a da ta que 
lhe serviu de ti tulo, em 1891. Formato de 13x9, com quatro 
paginas, em papel acetinado, a primeira delas apresentou 

(2) Segundo o Jornal do Recife de 16.12.1890, cerca de mil exempla-
res do Fora da Patria se distribuiram quando do embarque dos oficiais do 
Exercito transferidos para outras guarnicoes, no momento em que foram 
alvo de manifestagoes populares de apreco. 

(3) O periddico catolico Era Nova, de 22.12, afirmou que os oficiais 
foram deportados por serem amigos de Martins Junior. 
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u m quadro com os dizeres: "Parabens ao cidadao Amaro 
Pessoa, pelo seu 39° aniversario natal icio". Nas seguintes, 
ligeirissimas palavras de saudacao dos redatores Euclides e 
Teofilo Pesoa e versos de Joao de Deus e Silva e Cancio Pra-
zeres. No expediente: "Grat is aos colecionadores. Avulso — 
20 reis" (Bib. Pub. Est.). 

VINTE E QUATRO DE JANEIRO — Polianteia de 1891, 
com a da t a do titulo, apareceu em formato de 37x28, com 
quatro paginas de tres colunfts a 18 ciceros. Trazia sob o ti
tulo: "Cara patria, carior libertas — Semper paratus pugna-
re pro patria", lendo-se n u m quadro, em vinhetas, n a pri-
meira pagina: "Homenagem da Sociedade Uniao Piauiense 
ao Estado do Piaui, no 67° aniversario da sua independencia 
polit ica". 

Comemorava, igualmente, o segundo aniversario do so-
dalicio, divulgando os nomes componentes da respectiva di-
retoria. Sobre os dois eventos, escreveram: Jose Eusebio, 
Vitor Manuel de Freitas e Jose Gaioso, da Comissao Reda-
cional; Leonidas e Sa, Sa Antunes, A. Costa, Augusto Ewer-
ton e Silva, J . Otavio de Freitas, Abas de Albuquerque e ou-
t ros . Impressao da Tip . Economica, a rua 15 de Novembro 
(do Imperador) n° 73 (Bib. Pub. Est .) . 

O RECREATIVO — Circulou a 25 de Janeiro de 1891, 
formato de 13x9, declarando "a redacao" que o editaria duas 
vezes por mes, em dias indeterminados, proporcionando aos 
leitores "charadas, contos e anedotas" . 

Muito mal feito, era-o a tal ponto que o proprio ti tulo 
se escondia em tipo corpo 8, caixa alta; e, de tao mal im-
presso, era quase proibitiva a leitura de suas quatro pagi
nas, tres das quais em duas colunas de 7 ciceros, exibindo 
a ultima, ao centro, tres quadras, assinadas por Otto Pra-
zeres. 

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

REVISTA DO NORTE — Publicagao literaria, divulgou 
o primeiro numero em Janeiro de 1891, impresso n a T ip . 
Apolo, a praga da Concordia (hoje, Joaquim Nabuco) n° 5, 
formato de 22x16, com oito paginas, afora as quatro da capa, 
esta em papel de c6r. Redacao a cargo de Machado Dias, 
Geraldo Bastos e Osvaldo Machado. Preco do exemplar: 
$300. 
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Segundo o artigo de apresentacao, vinlha "levantar o 
espirito publico, de modo a coloca-lo em estado de poder 
apreciar o que haja de bom ou m a u no meio social em que 
se vive". 

" . . .iremos, qual abelha, de alma em alma, derramando 
o polen adamant ino da verdade". 

Alem dos redatores, escreveram, no primeiro numero, 
Solidonio Leite, Far ia Neves Sobrinho, Sergio Loreto e Joao 
Diniz. Chamava-se "Tragos" a secao de humorismo, assina-
da por Quindotos. 

Outro n° 1 veio a sair no dia 10 de marco, apresentando 
lisonjeiro servico grafico. "A suspensao, porem, a que a su-
jeitamos — escreveu A Direcao — foi-lhe perfeitamente ne-
cessaria. No periodo de impublicidade proposital gastamos 
nossa diligencia toda em prove-la do numero conveniente 
de assinaturas certas e em assegurar-lhe u m a redacjao ilus-
t r e . Uma e out ra coisa alcancamos". E aludiu a "existencia 
real, primeira e unica, de u m a folha indispensavel a esta 
capital, mas cujos projetos hao sempre abortado". 

" . . . n a o 6 s6 juridica, so poStica, s6 filosofica, s6 artis-
tica, s6 politica, s6 econfimica. Nada disto. A sua orientagao 
e out ra : e a facilitagao de uma leitura realmente seria e 
aproveitavel". 

A direcao estava confiada a Machado Dias, sem mais 
figurarem redatores, devendo fazer-se a publicacao,* como 
de fato ocorreu, nos dias 10, 20 e 30 de cada mes, com 16 
paginas . Foi estabelecida a seguinte tabela de assinaturas 
mensais: no Estado — 1$000; nos outros — 1$200; no exte
rior — 1$500. Numero avulso — $500. 

A 13 de maio, circulou em edicao dedicada a data, di-
vulgando, alem da no ta redacional, unicamente, o poema 
"Os algemados", de Fernando de Castro. A par t i r de julho, 
passou a sair quinzenalmente, nos dias 15 e 30. 

Foi dos mais seletos o corpo de colaboradores da Revista 
do Norte, a comecar por Clovis Bevilaqua, inicialmente com 
as "Contribuigoes para a historia do Direito"; Artur Orlando, 
prosa literaria; Martins Junior e Fernando de Castro, poesias 
e cronicas literarias; Olinto Victor, Joao Vieira, Dantas Barre-
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to, Adelino Freire e Solidonio Leite (prosa) e poesias de Cos
ta Neto, Gervasio Fioravanti, Davino Pontual, Leonidas e Sa, 
Taumaturgo Vaz, F . Pinto de Abreu e Cruz Saldanha. A 
edigao de 15 de julho inseriu artigo postumo de Tobias Bar-
reto, que permanecera inedito em poder do tambem colabo-
rador Artur Orlando. 

A publicagao seguiu-se, entao, quinzenalmente, aumen-
tando para 24 paginas, sem mais alteragoes. Entretanto, 
nada obstante os prognosticos da redagao, nao conseguiu ir 
muito adiante, extinguindo-se com o n° 16, de 30 de agosto, 
tudo formando um volume de 294 paginas (Bib. do Liceu de 
Artes e Oficios e Bib. Est. de Sergipe) (1) . 

O COMBATE — Periodico Politico e Literario — Deu 
a luz o primeiro numero no dia 2 de fevereiro de 1891, em 
substituigao a O Bond, tendo como redatores Jose Coelho, 
Ernesto de Paula Santos, Higino Belo, Manuel do Sacramen
to, Leonidas de Oliveira e Luiz de Freitas. Impresso em for-
mato de 22x16, com quatro paginas, anunciou que circula-
ria em dias indeterminados, custando $200 a assinatura 
mensal e $040 o mimero avulso. Escritorio de redagao a rua 
Visconde de Albuquerque n° 44. 

Apareceu, segundo o artigo de apresentagao, "como mero 
soldado nos campos da imprensa, por entre a descrenga que 
avassala os mais obscuros reconditos do pais" . 

Alem das produgoes do pessoal da redagao, o jornalzinho 
criou u m a segao noticiosa, int i tulada "Gazetilha", e out ra 
de "Charadas e Logogrifos", por L. Bandeirinha e D. Luizinho. 

Nas mesmas condigoes, circularam mais tres numeros, 
o ultimo dos quais datado de 6 de margo. Impressao (so o n° 
1) da Tip. Central das Artes (rua Augusta n° 2) e da tipo-
grafia d'O Povo (Bib. Pub. Est.). 

O NOME — Revista de bolso, formato de 18x12, com 16 
paginas, inclusive a capa, tudo em modesto papel, surgiu a 
14 de fevereiro de 1891, sob a responsabilidade de Freitas, 

(1) Antes de ir a Aracaju, cuja Biblioteca Publica guarda expressivo 
acervo de publicacoes pernambucanas, o Autor manuseara coleg5es do 
escritor Fernando Pio, da Bib. Pub. Est., da Bib. da Fac. de Direito-
-UFPe e da Biblioteca Nacional, todas, porem, com lacunas. 
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Moura, Bevilaqua & Cia. Impressa na Tipografia Economi-
ca, s i tuada a r u a do Imperador n° 73, t inha redagao a rua dos 
Pires n° 111. Do expediente, inserto no verso da capa, cons-
tava ser indeterminado o dia da publicacao; aceitava colabo-
ragao, cabendo a redacao o direito de rejeitar os artigos que 
nao julgasse dignos de divulgacao; ate segunda ordem, nao 
admitia poesias. 

Nao adotava programa. "Escreveremos a merce da fan
tasia, sobre tudo que nos parecer conveniente ou simplesmen-
te agradavel e faremos deste efemero periodico u m a escola 
onde limaremos o estilo e u m a incude onde se retempere o 
ago de nossas penas, para que mais tarde possamos fazer de-
las chucos ou gladios para a defesa da pa t r ia" . 

Divulgou contos e cronicas ligeiras de Otavio de Freitas, 
E . Bevilaqua, Rochinha, J . Moura e Black, e um artiguete 
de Joao Dias, "contra os desmandos que continuam come-
tendo os homens da a tual idade". (Bib. Pub. Est .) . 

O segundo (e ultimo) numero circulou a 28 de fevereiro 
(1 ) . 

A IMPRENSA — 6rgao Critico, Literario e Noticioso — 
Entrou em circulacao o n ° 1 a 18 de fevereiro de 1891, for-
mato de 24x16, com quatro paginas, a duas colunas de com-
posicao. Redacao de Tito Franco . Assinava-se a 1$500 por 
trimestre, custando 250 reis cada exemplar. 

"Sera o novo campeao completamente imparcial" — 
declarava o art igo-programa. Noticiaria os acontecimentos 
com "justiga e sensatez", tendo como lema: "Instrugao e 
Liberdade". 

Dizendo-se quinzenal, divulgou o n° 2 logo no dia 28. 
Bern impresso, n a Tip . Apolo, a praga Marques do Herval 
(atual Joaquim Nabuco) n° 5, e bem redigido, divulgou, nas 
duas edicoes (1 A), materia literaria, inclusive a segao "Pero-
las soltas" com poesias de Cancio Prazeres, Silvio Bouillon 
e L. Moreira de Azevedo; discurso do academico Sergio Lo-
reto; o folhetim especial, sem assinatura, "Tragedias do Rio 

(1) InformacSo colhida no Jom»l do Recife de 29 de fevereiro de 
1891. Nos "Anais" Alfredo de Carvalho so mencionou o n° 1, interroga-
t ivamente . 

(1A) Alfredo de Carvalho mencionara , apenas, o n° 1. 
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Feio"; "Consideracoes sobre a Mulher", por Tito Franco; e 
estabeleceu concurso literario, sobre o tema: "Uma cena 
campestre", a ser disputado atraves de sonetos. (Bib. Pub. 
Est.). 

Ainda saiu o n ° 3 , que foi o ultimo, datado de 14 de mar-
go, segundo noticiou, no dia seguinte, o Jornal do Recife. 

A RUA — Numero unico, foi editado a 6 de margo de 
1891, formato minimo, de 13x9, com quatro paginas. Prego 
do exemplar — 20 reis. 

De frente, num quadro em vinhetas, lia-se: "Salve o dia 
6 de margo de 1817 — Salve!" Das tres outras paginas so 
constaram produgoes relativas ao 74° aniversario da Revo-
lugao Republicana, terminando com ligeira poesia de Ezzelin 
(Bib. Pub. Est.). 

O JUDAS — Jornalzinho de bolso, teve seu primeiro nu
mero (e unico) em circulagao no dia 28 de margo de 1891, 
formato de 13x9, com quatro paginas de uma so coluna. 
Redator — Padre Aleluia. Trazia, sob o titulo, o anexim: 
"Aleluia . . . Aleluia! Peixe no prato, farinha n a cuia". Im
presso, como o precedente, na tipografia d'O Povo. 

Sua materia constou de editorial focalizando a existen-
cia, entao, de Judas mais infames do que aquele que vendeu 
Cristo, e dos versos satiricos "A judarrada", onde se fez uma 
descrigao dos diferentes tipos e castas de Judas (Bib. Piib. 
Est.). 

O PEDANTE — Crgao do Grande Clube dos Pedantes 
— Apareceu n,o dia 10 de abril de 1891, formato de 13x9, com 
quatro paginas de uma so coluna. Prego do exemplar — 20 
reis. Sob o cabegalho via-se, apenas, uma figura esqualida 
de homem (cliche a canivete, em madeira), ladeada, em sen-
tido perpendicular, dos versos a seguir, dois de cada lado: 

"Como hoje e muito facil 
O emprego do pedantismo, 
O nosso heroi sai a campo 
Cheio de afa e heroismo". 

Materia unica: um "artigo de fundo" de 18 linhas e seis 
quadras de definigao dos individuos pedantes. Foi impresso 
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na tipografia d'O Povo, ficando na edicao de estreia (Bib. 
Pub. Est.). 

O HEROE — Numero linico (sem data), circulou a 21 
de abril de 1891, formato de 13x9, com quatro paginas de 
uma so coluna. Graficamente mal feito, foi impresso na ofi-
cina d'O Povo. Redatores — Euclides Pessoa e Teofilo Pessoa. 

Da primeira pagina, circulada de pessimas vinhetas, 
constou o seguinte: "Homenagem ao Alferes Joaquim Jose 
da Silva Xavier — o Tiradentes, fuzilado em 21 de abril de 
1789". 

Seguiu-se artiguinho de Euclides, que declarou nao ser 
mais possivel suportar o governo de Deodoro da Fonseca, ex-
clamando: "As armas, pernambucanos! Revolucao ou mor-
te!"; mais notas de poucas linhas, um "Anagrama" (alias, 
acrostico) do mart i r mineiro e uma quadra epica, com a assi-
na tu ra de Joao de Deus e dos dois redatores (Bib. Pub. Est.). 

A REACQAO — Orgao do Clube Literario 7 de Setembro 
— Comecou a sair a 30 de abril de 1891, formato de 31x22, 
com quatro paginas de tres colunas, obedecendo ao lema: 
"Deus, Patria e Progresso". Impresso na Tip. Apolo, situa-
da na Praca da Concordia (atual Joaquim Nabuco) n° 5, 
instalou redagao a rua do Sebo (hoje, Barao de Sao Borja) 
n° 82, 1° andar. Publicagao quinzenal, assinava-se a 500 
reis mensais. Redatores: Olimpio Eusebio de Arroxelas Gal-
vao, Luiz Gomes Monteiro de Melo, Henrique Barros e Jose 
Jorge L. Carvalho. 

"Longe de querer envolver-se em politica, nesse medo-
nho abismo de intrigas e de rixas" — dizia o artigo-progra-
ma — "seu assunto sera sempre literario". Buscaria o pro
gresso da Associagao de que era 6rgao, "esperando merecer 
o auxilio do povo pernambucano". 

Iniciou as secoes "Ensaios cientificos", "Perfis histori-
cos", "Diamantes esparsos", "Cronica social", por Ply, e fo-
lhetim, com a colaboragao de Jos6 Lima, Joaquim Ribeirc 
Dantas e Ismael Silva. 

O n° 2 so apareceu a 20 de maio, contendo producao, 
tambem, de Ernesto de Paula Santos e as secoes "Timtim por 
Timtim", por Junior, e "No litico". 
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Publicando-se muito espagadamente, do n° 3, de 10 de 
junho, passou para 5 de setembro, em formato um pouco 
maior. Dai por diante deixaram de figurar os dois ultimos 
redatores, completando a equipe o nome de Virgilio Caneca. 
A indicagao do alto foi substituida por orgao Literario. 

Afora os nomes citados, a folha teve a colaboracao de 
Jose Pedro Junior, Feliciano de Ataide, Coelho Neto Junior 
e Ozonra Oatil. Encerrou o ano o n° 64 (1), de 21 de dezem-
bro, quando decidiu nao mais receber assinaturas, estabele-
cendo em 100 reis o prego do exemplar, e retirou o lema do 
cabegalho. 

O n° 1, ano II, saiu a lume no dia 14 de Janeiro de 1892 
e o 4° a 21 de maio (2), acrescentando-se-lhe novo redator 
— Alvaro Leitao. E apareceram producoes. nao somente 
dele, mas tambem de Castro Morais, Olavo Glympaio e Job 
("Croniqueta") — dois pseudonimos do primeiro redator . 

Ultrapassando dificuldades, A Reaccao voltou a tona 
— n° 1, ano III — a 1° de abril de 1893, feito "periodico cien-
tifico, literario, humoristico, etc", impresso na Tip. Indus
trial, a rua do Imperador n° 75, em formato menor, de tres 
colunas estreitas. A turma anterior foi reforgada com os 
"redatores-fiscais" Paulo de Arruda e Epaminondas de Albu
querque e o redator-tesoureiro Ernesto de Paula Santos, o 
Fortunio de Paula dos "Rabiscos". Contou, por fim, com a 
colaboragao de Alfredo de Castro. Nao continuou (Bib. Pub. 
Est.). 

O JORNAL PEQUENO — Orgao do Clube 22 — Circulou 
a 11 de maio de 1891, formato de 33x21, com quatro paginas 
de tres colunas. imDresso em papel couche. Numero unico, 
a 100 reis o exemplar, exibiu, de frente, magnifico retrato, 
a craion, de Jose Mariano Carneiro da Cunha, "chefe da de-
mocracia no Norte do Brasi l" . 

(1) Alfredo de Carvalho registara, nos "Anais", como ultimo de 1891, 
o n° 2, atribuindo-lhe a data erronea de 20 de dezembro. 

(2) O mesmo autor dera o n° 3, de 27 de abril, como derradeiro do 
segundo ano. Alias, na colecao manuseada nao existem comprovantes alem 
do n° 4 do referido ano II. Entretanto, ao reaparecer A Reaccao, no ter-
ceiro ano, adiantou o editorial que a publicagao fora suspensa "em agosto 
de 1892, por motivos de ordem superior". 
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Ensejava a chegada, n a da ta referida, do famoso poli
tico ao Recife, com "o intui to primordial de sauda-lo", con-
forme o artigo de apresentagao, que concluiu por declarar 
que o fazia "de perfeito acordo com os seus mais sistematicos 
inimigos de outros tempos". 

Constituia, pois, a aparigao do jornal um acinte ao lider 
Martins Junior, entao adversario de Jose Mariano. As pagi-
nas centrais encheram-se de saudagoes, em prosa e verso, 
assinadas, caricaturalmente, por Arocha Junior, Gildo Sa
muel Junior, Ambrosio Machado Junior, Pereira Simoes Ju
nior, Medeiros Junior, T . Licio Buarque Junior, Major Cin-
t ra Junior, Ulisses Junior, V. Cisneiros Junior, e tc . , com a 
declaragao final de que, "por falta de espago", deixava "de 
ser publicado o artigo do sr . Martins J u n i o r " . . . A quar ta 
pagina constou de charges de critica a Martins Junior e Ulis
ses Viana (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

ARCHIVOS DO NORTE — Impresso em papel couche, 
n a tipografia do Diario de Pernambuco, circulou com oito 
paginas, formato de 22x16, no dia 15 de maio de 1891. Pre-
tendendo publicar-se quinzenalmente, instalou redagao a rua 
Barao de Sao Borja n° 36, sob a responsabilidade de Franga 
Pereira, Teotonio Freire, Marques Silva e Luiz Gomes Mon-
teiro de Melo. 

Seu programa estava expresso no topico a seguir, do ar
tigo de apresentagao: "Archivos do Norte e um pequenino ba-
talhador em prol da autonomia espiritual pernambucana; ori
ginal como o seu titulo o indica, aparece no mundo das letras 
como quern vem cumprir um dever. Firmam-no as penas dos 
ne6fitos literarios; sua recomendagao esta em nao ter pro-
gramas, nem ideias preconcebidas em Religiao, em Politica, 
em Letras ou em Filosofia". 

Constou a mater ia de produgoes, em prosa e verso, assi
nadas pelos redatores, que assim encheram as oito pequenas 
paginas . 

Nao prosseguiu (Bib. Pub. Est.) . 

O ARRAZA.. . — Demolidor, Critico, Satirico e Noticio-
so — Surgiu no dia 25 de maio de 1891, formato de 31x22, 
com quatro paginas de tres colunas, declarando-se impresso 
na "Tip. d'O Arraza . . .". Prego da assinatura mensal — 300 
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reis; numero avulso — 40 reis. S6 n a segunda edigao veio 
o aviso de que todo e qualquer neg6cio seria t ra tado com 
Joaquim Magalhaes, a rua 15 de Novembro (do Imperador) 
n ° 45, o qual, no terceiro numero, aparecia tambem no cabe-
calho, feito diretor, ao lado de Paulo Sobel, Manuel de Oli-
veira e Faustino Pessoa. 

Assim concluiu o artigo de apresentacao: "N6s viemos, 
e aqui estamos, para esboroar, se nao conseguirmos demo-
lir, os velhos preconceitos, os habitos de inercia, as falsas 
virtudes e os vicios encapados. Nossa missao e devastadora. 
Outros se encarreguem de reorganizar, que a nos compete 
simplesmente a derrubada. A picareta, pois!" 

Em sua cur ta existencia, cumpriu o programa tragado, 
ocupando-se dos mais diferentes assuntos, criticando o que 
achava errado, desde os namorados afoitos ate os servigos 
publicos, em notas concisas. Comegou, em folhetim, o dra
m a "Disciola", de Alfredo Pinto Vieira de Melo (sem chegar 
ao fim); adotou a segao "Cabegadas", de charadas e logogri-
fos, e inseriu colaboragao, em prosa e verso, de Fabio Rimo 
Bacharel, A. Silveira, Dr. K. Leite, O Pe de Bronze, Theo, 
e tc . A ult ima pagina era de anuncios. 

Nao obstante o sub-titulo, O Arraza. . . pouco demoliu, 
sendo ele proprio demolido apos o n° 4, de 12 de junho, quan-
do a primeira pagina se apresentou circulada de tarja, com 
um soneto de Eremita de Sousa Pereira de Oliveira, dedicado 
a memoria de seu pai — Manuel de Sousa Pereira (Arq. Pub. 
Est .) . 

REVISTA ACADEMICA DA FACULDADE DE DIREITO 
DO RECIFE (1) — Datada, simplesmente, de 1891, o pri-
meiro numero circulou no mes de junho, obedecendo ao for-
mato de 22x16, com 56 paginas, mais um Suplemento e capa 
em papel de cor. Comissao de Redagao: Cl6vis Bevilaqua 
(redator-chefe), Jose Izidoro Martins Junior, Adelino A. de 
Luna Freire Filho, Antonio de Siqueira Carneiro da Cunha 
e Jose Joaquim de Oliveira Fonseca. Trabalho material da 
Tipografia de F . P . Boulitreau, s i tuada n a rua do Impera
dor n° 48. 

(1) A fundagSo do magazine foi uma decorr£ncia da Reforma Ben
jamin Constant, exarada por decreto de 2 de Janeiro de 1891, que deu 
novos Estatutos as Faculdades de Direito do pais, neles determinada a 
criagao de revistas academicas. 
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Abriu o texto o artigo "Palavras iniciais", que assim 
concluiu: "A Revista Academica sera essencialmente juridi-
dica, ou, se preferirem, juridico-social. Seu campo, no entan-
to, e assas vasto, porque nao so o direito esta intimamente re-
lacionado com ,muitas <:fencias, como depende de outras, 
alem de que o quadro das que se ensinam em nossas Facul-
dades ja e bastante largo, e de que as questoes fundamentals 
se apoiam, em regra, nas generalidades de ciencias prope-
deuticas do Direito, como seja: a Psicologia, de que ele e um 
ramo. 

"Dando ingresso, neste repositorio, a qualquer discus-
sao cientifica destas diversas disciplinas, cujas solucoes ve-
nham esclarecer pontos obscuros ou litigiosos de jurispru-
dencia, nao so teremos trabalhado por seu rejuvenescimen-
to e consolidacao, como, pelo efeito das variacoes e dos con-
trastes, conseguiremos expor grande numero de nocoes, sem 
exigir fatigante contengao de espirito por parte da mocidade, 
a quern mais diretamente nos dirigimos". 

Constou a edicao, apenas, de substanciosos artigos dos 
redatores. 

Publicada, inicialmente, de dois em dois meses, em fas-
ciculos de cerca de 72 paginas, assinava-se a 3$000 por se-
mestre, custando 1$500 o numero avulso; mas os estudantes 
s6 pagavam metade do preco. Assinaturas: na Secretaria da 
Faculdade; entretanto, a correspondencia literaria devia ser 
dirigida ao dr. Clovis Bevilaqua, a rua Barao da Vitoria 
(atual rua Nova) n° 42. 

Tornou-se, logo mais, anual, sendo impressa, de 1894 a 
1898, na Tipografia Panteon, das Artes, de Hugo & Cia., situa-
da a rua 15 de Novembro (atual do Imperador) n° 79, para, 
apos uma suspensao de dois anos, fixar-se, desde 1901, na Im-
prensa Industrial, de Neri da Fonseca & Cia., a rua do Bom 
Jesus ns . 34/36, tipografia depois transferida para a rua Vis-
conde de Itaparica (atual do Apolo) ns . 49/51. So o n,° XLI, 
de 1933, esporadicamente, foi impresso na Tip. Central, a rua 
Paulino Camara (atual Camboa do Carmo) n° 104, e a edi
cao de 1947 na Secao de Artes Graficas da Escola Industrial, 
na Encruzilhada. 

A comissao redacional, de cinco membros (Clovis Bevila
qua chefiou-a ate 1906), vinha sofrendo modificacoes, assim 
ocorrendo anos adiante, dela participando, sucessivamente, 
Adolfo Cirne, Eugenio de Barros, Constancio Pontual, Joao 
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Vieira, Fae lan te d a Camara , Gervasio Fioravant i , Jose Vi
cente Meira de Vasconcelos, Virginio Marques, Augusto Vaz, 
Laur indo Leao, Tito Rosas, Neto Campelo, Gondim Filho, Joa-
quim Amazonas, Hersilio de Sousa, Otavio Tavares, Mario 
Castro, Joaquim Pimenta , Metodio Maranhao , Andrade Be-
zerra, Sofronio Portela, Tomaz Lins Caldas Filho, Sergio Lo-
reto Filho, Soriano Neto e Anibal B r u n o . 

A Revista teve, mais, pelos anos a fora, a colaboracao de 
Odilon Nestor, Oliveira Lima, Edgar Altino, Gilberto Amado, 
Barreto Campelo, Conego Xavier Pedrosa, Joao Aureliano, 
Mario Marroquim, Pedro Lins Palmeira, Agamenon Maga-
lhaes, J . J . de Almeida, Abgar Soriano, Mario Pessoa, Ha-
roldo Valadao, Nestor Diogenes, Luiz Delgado, Arnobio Gra-
Qa, Magarino Torres, Levi Carneiro, Djacir Meneses, Pedro 
Calmon, Hermes Lima, Rodolfo Araujo, Pinto Ferre i ra e ou-
t ros . 

Alem dos artigos assinados, inseria provas escritas, con-
ferencias, discursos, pareceres e necrologios de mestres de Di-
rei to . A principio com u m a media de 200 paginas por ano, 
aumentou-as , a t ingindo 636, como aconteceu em 1929. Em 
1935, reduziu-se o t i tulo para , s implesmente, Revista Acade-
mica, mas "orgao da Faculdade de Direito do Recife". 

Circulou, in in te r rup tamente , a te 1948, re tornando, dois 
anos depois, n u m a edicao de 283 paginas, per t inente aos anos 
de 1949/1950. 

A edicao que devia sair em 1951, de adiamento em adia-
mento, veio a luz da t ada de 1951/1956 — ano LVIII — com 
o caxater de Anais da Universidade do Recife (a tua l Univer-
sidade Federal de Pernambuco) , tendo como responsaveis os 
professores Soriano Neto, Pinto Ferre i ra e Mario Pessoa. 

Esse numero, const i tuindo u m volume de 516 paginas, 
foi confeccionado n a oficina da Imprensa Universi tar ia . Do 
sumario constaram, alem de producoes dos redatores, ou t ras 
de Gondim Filho, Mario Lins, Edgar Altino, Evandro Neto e 
Evaldo Altino Melo de Araujo e dos academicos Nelson No-
gueira Saldanha, Vamireh Chacon e Mart ins Souto (2) (Bib. 
Pub. Est. e Bib. da Fac. Dir. UFPe.) (3) . 

(2) Voltou a publicar-se a Revista Academlca e ainda circula com 
certa regularidade. 

(3) A Biblioteca Municipal Mario de Andrade, de S. Paulo possui 41 
vols, encadernados da importante revista, compreendendo as edicoes de 1894 
a 1946. 
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A GITANA — Noticiou o Diario de Pernambuco de 5 de 
junho de 1891: "Bern fantasiada, apareceu-nos ontem u m a 
interessante Gitana, que se propoe, segundo o seu apresen-
tan te e introdutor, Fr. Malazartes Filho, a ler a sina do povo. 
Possuindo o dom da ubiquidade, pode estar era toda parte 
para onde for levada. Os que, portanto, quiserem consultar 
a buena dicha, so tern o trabalho de procurar nas livrarias 
A Gitana, modernissimo livro de sortes para as noites de San
to Antonio, Sao Joao e Sao Pedro" . 

O CARRANCA — Outro livro de sortes saiu a luz, con-
forme sucinta informagao do Diario de Pernambuco de 13 
de junho de 1891. Encontrava-se a venda na rua da Penha 
n° 1 e na travessa de Sao Pedro n° 2. 

O DEFENSOR DO POVO — 6rgao Popular — Impresso 
n a tipografia da Sociedade Uniao Progressista Central das 
Artes, a rua Coronel Suassuna (hoje, rua Augusta) n° 2, saiu 
a luz no dia 18 de junho de 1891, para publicar-se duas vezes 
por semana, em dias indeterminados. Redatores — Sebas-
tiao Guedes, Eleuterio Escobar e Manuel do Sacramento, 
"sendo os dois ultimos responsaveis", localizada a redacao na 
rua da Penha n° 1. Assinava-se a S200 mensais, custando 
0$20 o numero avulso. A part i r do segundo numero: mensa-
lidade para o interior •—• $300. Formato de 26x18, com qua-
tro paginas de duas colunas. 

Palavras do editorial de apresentacao: "Sem entrar nas 
raias de um acanhado programa, ele propoe-se a patrocinar 
a jus ta e san ta causa dos oprimidos que se estorcem nas ago-
nias de um lutar incessante". 

Seguiu-se outro editorial, a respeito do estado de abati-
mento do povo brasileiro. Sob a epigrafe "Revista", vinha o 
noticiario local, concluindo com u m a "Secao alegre". A quar-
ta pagina continha anuncios . 

Algumas edigoes depois, aumentou o formato para 33x23, 
a tres colunas de composicao. Tornou-se, no n° 12, de 24 de 
agosto, propriedade unica de Eleuterio Escobar, adotando ta-
bela completa de assinaturas, a saber: ano — 4$000; semes-
tre — 2$000; tr imestre — 1$000; mes — $350; para fora da 
cidade, respectivamente: 4$800; 2$400; 1$200 e $400. E acres-
centou ao expediente: "As publicacoes de interesse particular 
serao feitas mediante previo ajuste e pagamento adiantado" . 
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Novas secoes foram criadas, tais como: "Arquivos da Re-
dacao"; "Perolas Soltas" (poesias); "Li te ra tura amena" ; 
"Causas e cousas", pelo Dr. K. Brito; "TJtil e agradavel", co-
mentar io de Tito Franco; "Comunicados"; "Sociedade Tipo-
grafica", por Incognitus, alem de alguns aniincios. Nos pri-
meiros cinco numeros foram colaboradores: Felicio Buarque 
e Marcelino San tos . 

Cont inuando como semanario, circularam, ainda, alguns 
numeros . No 18°, Tito Franco assumiu a propriedade da em-
presa; mas, com o 19°, de 19 de outubro, encerrava-se sua 
existencia. Essa ul t ima edicao, curiosamente, saiu com o ti-
tulo reduzido para O Dei. do Povo, esclarecendo u m a nota, 
abaixo, que as letras faltantes t inham sido roubadas por um 
empregado (Bib. Pub. Est .) . 

A EVOLUQAO — Litera tura e Critica — Em formato de 
27x18, tres colunas normais de composigao e quatro paginas, 
o n° 1 circulou a 19 de junho de 1891. Imprimiu-se n a ofi-
cina do Estado de Pernambuco, a rua do Imperador n° 45, 
tendo redacao instalada n a r u a Ponte Velha n° 9. Redatores 
— Jose Pedro Junior, Joao Barreto de Meneses, Feliciano de 
Ataide e J . de Medeiros. Constava do expediente: "Decla-
ra-se, em tempo, nao haver t axa de terminada pa ra assina-
tu ras enquanto nao houver epoca determinada de saida d' 
A Evolucao. Aceitamos aquilo que ditar a generosidade dos 
senhores ass inantes" . 

Lia-se no art igo-programa: "O jornalismo literario era 
Pernambuco representa bem u m a criancola, que, envergo-
nhada, volta ao lar materno assim que chega a rua pela pri-
meira vez". Vinha, "pe an te pe, rompendo as multidoes de 
poeira dos corredores do palacio literario, erguer, medrosa-
mente, o reposteiro da sala da imprensa" . Acentuou: "Nao 
tern em mente envolver-se no movimento social que agita os 
governos, nao; ambiciona, apenas, a l i t e ra tu ra" . 

Toda a edigao foi ocupada por artigos e poesias (1), as-
sinados pelos redatores, terminando com a segao "Pa ra r i r " . 

Ao que tudo indica, nao passou do primeiro numero (Bib. 
Pub. Est.). 

(1) Jose Pedro Junior divulgou o poemeto "O genio da Imprensa", 
ao qual pertence a decima a seguir: 
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A RONDA — Periodico Critico e Noticioso — Publicou-se 
a 23 de junho de 1891, tendo como redatores Joaquim Ma-
galhaes e Antonio Silveira. Continuava "a comparecer" em 
substituigao a O Arraza, que fora " tota lmente arrasado", 
mantendo o mesmo formato. Alem do pessoal de casa, teve 
mais a colaboragao de Zeferino Cardoso, Joao Ezequiel de 
Oliveira Luz e Ezequiel de Santana , com algum noticiario e 
a quar ta pagina de anuncios . Nao continuou (Bib. Pub. Est. 
e Bib. N a c ) . 

O FANTOCHE — Jornal de criticas e humorismo, saiu 
a lume a 15 de julho de 1891, formato de 33x22, com quatro 
paginas, duas das quais em litogravura, t rabalho da Lit . e 
Tip . Miranda, s i tuada a rua Duque de Caxias n° 39. Desti-
nado a publicar-se "quatro vezes por mes", montou escrito-
rio a rua Nova n° 39, 1° andar , cobrando 100 reis por exem
plar e 1$500 pela ass inatura t r imestra l . 

Sob o desenho do cabegalho, representado por um pa-
lhaco de bragos abertos segurando u m a facha com o titulo 
da folha, exibiu artistico retrato, a craion, do famoso lider 
republicano Silva Ja rd im. Abrindo o texto, n a segunda pa
gina, declarava o editorial que o objetivo da publicagao era 
"fantochear a humanidade inteira, n u m a critica ciclopica-
mente causticante, n u m a garotagem pitombicamente mor-
tificadora"; trocar de tudo; "dizer verdades, duras como a 
cabega do homem da espada de ouro, mas equilibrando-se n a 
corda bamba da politica". Seguiu-se a biografia da "figura 
gigantesca" do re t ra tado . 

Manteve o programa, principalmente de critica a poli
tica vigente, t an to no setor federal quanto no estadual, ati-
rando verrinas a imprensa oposicionista, o que fazia atraves 
de charges em litogravura, de que se consti tuiam as paginas 
externas, e da mater ia tipografica, em prosa e verso, dividi-

"Sou da longa humanidade 
O grande sol, novo DeusJ 
Todos bebem nos meus raios 
O brilho dos raios seus! 
— O bruto me teme a forca! 
— O politico se esforca 
Por me nao desrespeitar! 
— O literato me estima! 
— O pobre artista me anima! 
— Tudo vem culto me dar!" 
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da em segoes, tais como: "Lembrangas", por Piperlin; "Ga-
ratujas" , a cargo de Caturra; "Receitas", pelo Dr. Pitombo; 
"Reparos", do Major Pataca; "Retratos", por Nemo (pseudo-
nimo de Teotonio Freire) e outras, firmadas por Gavroche, 
Bibelot (pseudonimo de Euniciano Ribeiro), Bocacio, e tc . 
Ja para o fim, Tagarela e Cock ocupavam-se de temas teatrais, 
focalizando a chegada ao Recife da Companhia Arion. 

O periodico, que t inha como redator e proprietario Olim-
pio de Seixas Borges, extinguiu-se com o n° 8, de 9 de se-
tembro, fundindo-se com o ja antigo O Binoculo (Bib. Pub. 
Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O REPUBLICANO — Numero unico, datado de 16 de 
julho de 1891, formato de 18x13, foi impresso na Tip. In
dustrial , em bom papel . 

A primeira pagina constou de urn quadro tarjado, com 
vinheta funebre e os dizeres: "Sincera homenagem ao dis-
t into republicano dr . Antonio da Silva Jardim, desapare-
cido n a cratera do Vesuvio". As tres paginas restantes tra-
ziam ligeiras produgoes, em prosa e verso, alusivas ao fato, 
firmadas por Laurentino Moreira, Henrique Lima, Lavicon-
terie, Carlos Perrelt, Francisco Falcao Filho. Maria do Car-
mo Falcao e J . Veracundo P . de Carvalho. Uma quadra, 
assinada apenas com asteriscos, dizia: 

"Bravo, 'valente, gigante, 
Foste cair num vulcao! 
So nas cavernas da terra 
Acha repouso o leao". 

"Gigante", "Aguia", Genio", "o maior dos homens", 
"vulcao de pensamentos de ouro", "cabega ignea" e "o mar-
tir da liberdade" foram outros tantos qualificativos atribui-
dos a Silva Jardim (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

REVISTA BOHEMIA — Com oito paginas de 27x18 V2 
e boa feigao material, circulou o primeiro numero, que foi 
tambem o ultimo, em julho de 1891, tendo como redatores 
Alberto Dias, Ferraz Mendes e Alves de Far ias , fiste assinou 
o artigo de apresentagao, dizendo tratar-se de u m a revista 
de mogos cheios de ardor e ideias, para acrescentar, entre 
outros conceitos: "Vimos de dentro da mocidade, o que vale 
dizer que, a semelhanga dos peregrinos de Meca, temos os 
olhos voltados para o sol". E mais: procurava reformar, ou 
melhor, "demolir para reconstruir". 
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Alem dos trabalhos assinados pelos redatores, divulgou 
outros com os pesudonimos de Ariel, Sileno e Eldemone. De 
oito paginas, a primeira serviu de capa, tudo em papel 
comum, com o titulo em diagonal e campo branco, figu-
rando em cima o corpo redacional e em baixo o nome da 
Tipografia do Apolo, que o imprimiu, situada na Praca Mar
ques do Herval (hoje, Joaquim Nabuco) n° 5, alem do ano 
e sede da publicagao. Da ult ima pagina constou um anun-
cio, era boa forma literaria, do Sorvete Familiar (1) (Arq. 
Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

REVISTA MENSAL DA SOCIEDADE UNIAO PIAUHY-
ENSE — Circulou em julho de 1891, com 22 paginas de tex-
to, em papel bouffant e capa era bom acetinado de cor, for-
mato de 22x16. Assinatura semestral — 2S000. Trabalho 
grafico do Atelier Miranda, a rua Duque de Caxias n s . 
29 /31 . 

Destinava-se a t ra tar de "todos os assuntos concernen-
tes ao Estado do Piaui", segundo a nota de apresentagao, co-
locada na ult ima pagina, e mais: "Literatura, Historia, Geo-
grafia, Lingiiistica, Antropologia e todos os demais ramos do 
conhecimento humano" . 

A primeira pagina exibiu retrato de Sigismundo Gon-
galves (litogravura de Rodolfo Lima), seguido de notas bio-
graficas a cargo de Leonidas e Sa, presidente da Sociedade 
Uniao Piauhiense, o qual tambem escreveu "Contribuicoes 
para o Folclore Brasileiro". F . A. Pereira da Costa focali-
zou a adesao do Piaui a Confederacao do Equador, e, alem 
de outras colaboracoes, Melo Rezende inseriu "Poetas piaui-
enses". 

Publicou-se o n° 2 (e ultimo) no mes de agosto, conti-
nuando a numeracao de paginas do anterior, ate o total de 
40, afora a capa. Abriu com a biografia e retrato do desem-
bargador Jose Manuel de Freitas. Denois de outras produ-
coes, terminou com a "Cronica", assinada Rezende & Cabral 
(Bib. Pub. Sergipe, Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (1 A) . 

(1) Dizia um dos topicos do reclamo: "Ainda nos seus sorvetes toda 
a ambrosia estranha dos banquetes de Luculo e eles surgem de dentro dos 
calices cristalinos numa visualidade microscopica de geleiras da Suica". 

(1A) Nas Bibliotecas Nacional e do Estado de Pernambuco existe, 
apenas, a edigao de estreia. 
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SILVA JARDIM — Terceiro Ano de Perseguicao aos Re-
publicanos — Numero unico, de julho de 1891, apresentou-se 
era formato de 31x22, com quatro paginas, impresso na Ti-
pografia Apolo. 

Lia-se na pagina de frente, circulada de tarja, em tipos 
fortes: "Saudosa homenagem dos verdadeiros republicanos 
do povoado do Peres ao grande heroi que, no verdor da exis-
tencia, encontrou o sepulcro no horrendo abismo do Vesu-
vio". Abaixo, trazia duas quadras, assinadas por Amaro Pes-
soa, o responsavel pela publicacao, a segunda das quais vai 
abaixo transcri ta: 

"Dorme, batalhador; dorme, gigante 
Republicano audaz. Eu me ajoelho 
Ante o livro de tua imensa historia, 
Que sera o meu unico Evangelho". 

As paginas restantes da polianteia inseriram artigos de 
Joao de Oliveira, Leonidas e Sa, Henrique Lima, Felicio Buar-
que, Julio Hancem, e tc . , e poesias de J . C. A. e Cancio Pra-
zeres (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O BORGES — Polianteia em homenagem ao 35° ani-
versario natalicio de Joaquim de Oliveira Borges, circulou 
a 9 de agosto de 1891, formato de 32x22, com quatro paginas, 
impressa em papel especial. Confecgao material da "tipo-
grafia do Clube da Esteira". 

Na pagina de frente aparecia o retrato do aniversarian-
te, em litogravura, nuraa pose solene: chapeu de dois bicos, 
esporas, espada a cinta; na mao esquerda, um bastao com 
o simbolo de farmaceutico e, na direita, o varao da vela da 
jangada em que se mant inha, de pe, sobre mar revolto. Tra-
balho, este, da Lith. Epaminondas, trazia as seguintes assina
turas : Maria Julia Borges desenhou; Julius Von Sohsten fo-
tografou; C. P . Lemos litografou. Acima de tudo: "Estado 
do Ceara — 9 de agosto de 1865". Abaixo: legenda em ver
sos humoristicos, de Gregorio Junior (pseudonimo de Joao 
Gregorio Goncalves) . 

As tres outras paginas eram constituidas de ligeiras no-
tas ou poesias, ate em linguas estrangeiras, de saudacao ao 
homenageado, com diferentes assinaturas, predominando a 
boa verve. 
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Inicialmente, o artiguete de apresentacao explicou que 
O Borges, "orgao genuino do Clube da Esteira", fora confec-
cionado as custas do anfitriao, acrescentando: "Saira a luz 
quando o Clube cismar e tiver vontade". 

Ficou nisso. (Bib. Pub. Est.). 

ARION — Propriedade de uma "emnresa anonima", 
com o "capital" de "mil historias divididas em 500 contos", 
para vender-se o exemplar a 100 reis, circulou pela primeira 
vez a 5 de setembro de 1891. Impresso no Atelier Miranda, 
a rua Duque de Caxias n s . 29/31, apresentou-se em formato 
de 33x22, com quatro paginas, duas das quais em litogra
vura . 

Dizia-se "jornal sem peias, com muito espirito, sem pro-
grama, sem dias determinados de saida, sem assinantes, es-
crito a vontade dos seus incorporadores, saindo quando cis
mar que deve sair, esvoacando aqui e acola como um sorriso 
de solteira, indo ao teatro ouvir religiosamente a "Gioconda" 
ou pousando rindo sobre a careca de qualquer burgues ami-
go". 

A primeira pagina estampou retrato de artista da Com-
panhia Arion, que iniciava sua temporada no Teatro Santa 
Isabel, pratica que continuou ate a ultima edicao. Constou 
o texto de materia exclusivamente alusiva a teatro. 

Verificou-se, a partir do n° 2, que os cantores liricos nao 
t inham grande merito, passando a merecer cerrada critica 
dos redatores, escondidos atras de pseudonimos, a saber: 
Maestro E. Pompilius, Giovani Repoglio, Carlo Vileli, Capi-
tano Fracasso, Gregorio Zangano, Muzali, Francisco Ema-
nueli e varios outros, que se revezavam. Cada edigao inseria 
o resumo de uma opera. Mas a critica e o ridiculo das notas 
e dos versos de Arion envolviam, igualmente, a tu rma dos 
bastidores, da imprensa e dos aduladores dos artistas, com 
verve desconcertante. A quar ta pagina, em litogravura, era 
constituida de charges (assinadas por Porteli), em torno das 
representacoes da companhia lirica, cheias de mordacidade. 

Impressa em panel couche, aparecendo no dias de pri
meira representacao, Arion estendeu sua circulacao ate o fim 
da temporada, com o n° 12, datado de 17 de novembro (1) . 

(1) "Respiga daqui e dali, pouco a pouco se vai descobrindo a reda-
5§o do Arion: Ar tu r Espiuca, Gongalves Maia, Jul io Falcao; Rodolfo Li-
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Reapareceu o interessante jornal, comecando nova nu-
meracao — ano II — a 6 de outubro de 1892, por ocasiao da 
temporada da Companhia Lirica de Giovani Sansone, no 
Teatro San ta Isabel. Nao se lhe alterou o aspecto mater ia l 
nem a substancia redacional, figurando sempre n a primei-
ra pagina ret ra to de ar t is ta e, n a quar ta , urn grupo de char
ges em l i togravura. Nao se vendia; trocava-se por 100 reis, 
n a tipografia da Gazeta do Recife. 

Advertira, inicialmente: " . . . vamos pregar umas mos-
quinhas de papel chines n a nuca desses burgueses gordos, 
anafados, pansudos, que nao compreendem a vida". 

Constituiu-se sua mater ia de versos chistosos e trepa-
goes em prosa, car icaturalmente assinados por nomes de 
elementos de projecao da imprensa diaria, mais a colabora-
cao do famoso humoris ta Gregorio Junior (pseudonimo de 
Joao Gregorio Goncalves) . 

Nessa segunda fase, Arion nao hostilizou os "as t ros" da 
Sansone, que so lhe mereceram encomios. 

Ernesto de Vasconcelos era um dos redatores do orgao, 
que se despediu dos leitores com o n° 8 (2), de 29 de novem-
bro, assim versejando: 

"Co' este numero suspende 
Seus trabalhos o Arion; 
P' ra o ano, porem, pretende 
Da troca vibrar o s o m . " 

Nao voltou a circular, encerrando, entao, suas excelen-
tes "vibracoes" humoristicas (Arq. Pub. Est. e Bib. do Inst. 
Arq.). 

ERSILIA ANCARANI — Polianteia da tada de 29 de se-
tembro de 1891, apresentou-se como "orgao da reivindicagao 
em homenagem ao talento artistico da prima-dona da 
Companhia Lirica que can ta a tualmente no Recife". Forma-

ma, Ernesto de Vasconcelos, F. de Sousa Reis, Gregorio Junior" — salien-
tou o escritor Valdemar de Oliveira, no artigo "Arion — uma revista 
teatral", in Contraponto, edicao dedicada ao centenario do Teatro Santa 
Isabel, ano V, n° 12, dezembro de 1950. 

(2) Nao o n° 6, como consta dos "Anais". 
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to de 32x22, foi impressa no Atelier Miranda, com quatro pa-
ginas, em papel especial, a primeira das quais ostentando 
expressivo servico em vinhetas, nele engastados os nomes de 
seis operas. Nas paginas restantes liam-se cronicas encomi-
asticas de Fra Diavolo, Armando Zelio, Rui Bias, Condor, 
Stela Confidente, e tc . (Bib. Pub. Est.). 

O PORVIR — Quinzenario literario — O n ° 1 circulou a 
3 de outubro de 1891, formato de 31x22, com quatro paginas 
a tres colunas de composicao, impresso na tipografia da rua 
das Flores n° 24. Redatores: Benedito Formiga, Sabino Fi-
lho e Herculano Pinheiro. Assinaturas: trimestre — 1$500; 
mes — $500. 

"Simples criancas, na lma e no cerebro", ensaiavam "o 
voo no mundo da Imprensa", pedindo aos "condores" e 
"aguias" relevassem a tentat iva "dos tenros cultores do li-
vro e da pena" . 

Divulgou verso e prosa dos redatores e de Lessa Junior; 
"Notas ligeiras", em rodape, por N. O Phito, terminando com 
"Logogrifo", por Luighi. 

Ao que tudo indica, a publicagao ficou logo suspensa, 
so existindo comprovante de outra unica edigao: o n ° 1, ano 
II (omitida a da ta ) , de 1892, reduzido o formato para 22x16, 
a duas colunas de composicao. Saira do cabecalho o nome de 
Herculano, surgindo um novo colaborador: Antonio Austre-
gesilo (Bib. Pub. Est.) . 

ORION — Numero especial de 22 de outubro de 1891, 
constituiu uma "homenagem da Sociedade Anonima Orion 
ao baritono Enrico Massini, na noite do seu beneficio". Com 
quatro paginas, formato de 33x22, a primeira estampou re-
t ra to do artista, desenhado por Libanio Amaral, e a ultima, 
tambem em litogravura, constou de cenas ilustradas da pega 
"Ruy Blaz", levada a cena no Teatro Santa Isabel. As nagi-
nas do centro foram destinadas a materia tipografica, 
prosa e verso, em parte firmada pelos pseudonimos Nemo, 
que era Teotonio Freire, Ego e Piperline, tudo em torno da 
"arte sublime" do famoso cantor (Bib. Pub. Est., Arq. Pub. 
Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

A PEREGRINA — Revista destinada a sair "duas ou 
mais vezes por semana", circulou o n° 1 no dia 24 de novem-
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bro de 1891, formato de 32x23, a duas colunas de composigao, 
com 18 paginas. Impressao da Tipografia Apolo, a Praga 
Marques do Herval (atual Joaquim Nabuco) n° 5, e proprie-
dade "de Honorato e seus colaboradores". 

So uma parte era reservada "a ligeiras criticas e noti-
cias", sendo romances a sua divulgagao principal. Comegou 
com "O processo Lebel", por Henry Demesse. Findou com 
notas de Ananias e alguns versos humoristicos. 

Nao consta que tenha prosseguido (Bib. Pub. Est.). 

PORVIR COMMERCIAL — Orgao da Associagao dos 
Empregados no Comercio de Pernambuco — Saiu a lume 
no dia 28 de dezembro de 1891, em solenizacao ao quinto ani-
versario da instalagao do sodalicio. Apresentou formato de 
43x32, com quatro paginas, a primeira delas circulada de vi-
nhetas, contendo palavras de exaltagao a data, em caracte-
res fortes. Comissao Redatora — Cleodon de Aquino, Ale
xandre de Medicis, Joao Coelho de Almeida e Nereu Maciel. 

A part ir da segunda pagina, liam-se editorial, artigos e 
notas a respeito do evento, firmados por diversos colaborado
res . 

Em formato maior (53x37), a cinco colunas de compo
sigao e quatro paginas, impresso na oficina do Jornal do Re
cife, publicou-se o n° 2 a 8 de setembro (1) de 1892, data do 
setimo aniversario da fundagao (2) da A. E. C. P . Nova Co
missao de Redagao — Camilo de Andrade, Antonio de Castro 
Pinto e Augusto C.Boa Viagem. 

Estampando retrato do presidente Augusto Lima, na 
primeira pagina, numa gravagao de Rodolfo Lima, em tres 
colunas, a materia geral constou da rememoracao dos pri-
meiros anos de existencia da Associagao e de artigos e cro-
nicas assinados. 

Decorridos quatro anos, apareceu outra edigao do Por-
vir Commercial a 8 de setembro de 1896, com seis paginas, 

(1) Nao "de dezembro", como consta do registo dos "Anais" . 
(2) Fundada , solenemente. no dia 8 de se tembro de 1885, a Asso

ciagao dos Empregados no Comercio de Pernambuco so se instalou, com 
a p r imei ra diretoria, mais de urn ano apos, a 28 de dezembro de 1886. 
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formato reduzido, tendo como redatores Augusto da Silva e 
Artur V. M. Pereira. Homenageou o socio fundador Nereu 
Correia Maciel, cujo retrato figurou na pagina de frente. 

Voltou a publicar-se a 28 de dezembro de 1898, edigao 
organizada por Pelaio Leal, Minervino da Rocha e Alfredo de 
Castro. Prestou homenagem, no estilo do costume, ao socio 
benemerito Leoncio Chaves dos Santos. Materia sempre far-
ta, incluiu poesia de Manuel Duarte e um conto de Nemo 
(pseudonimo de Teotonio Freire) . 

O orgao da Associagao dos Empregados no Comercio de 
Pernambuco chegou ao fim com o numero especial de 28 de 
dezembro de 1899. Comissao de Redagao — Jose Julio V. 
de Medeiros, Abel Guedes Pereira e Manuel Duarte . Foi ho-
menageado o socio benemerito Joaquim Jose Luiz de Sousa. 

Efetuava-se o trabalho material em diferentes oficinas 
graficas, sendo a derradeira edigao impressa no Atelier Mi
randa (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) (3) . 

A TABOCA — Orgao Joco-Serio e Nao Politico — Pu-
blicou-se o n° 1 a 31 de dezembro de 1891, formato minimo, 
10x8, com quatro paginas de duas colunas a cinco ciceros. 
Redatores — O. P . , W . S. e O . M. Prego do exemplar — 
10 reis. 

Contendo mais de uma pagina de anuncios, o restante 
espago foi dedicado a charadas, a segao "Para rir" e outras 
notas ligeirissimas. 

Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 2 

A JUNTA — Orgao da Legalidade — O n° 1, que foi 
tambem o ultimo, circulou no dia 11 de Janeiro de 1892, com 
quatro paginas, em papel especial, formato de 32x22, de tres 
colunas. Aos lados do titulo apresentava os slogans "Ordem 
e Progresso" e "Saude e Fraternidade"; e abaixo: "fiste jor-
nal nao vende-se: compra-se por uma junta de tres vintens". 

(3) Numeros esparsos. 
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"O nosso programa e simples — declarava — Propomo-
-nos a defender a verdade contra o erro, o bem contra o mal, 
o futuro contra o presente" . 

"Nao conspiraremos propinando veneno ou at irando 
dinamite; limitar-nos-emos a puchar os cordoes desses bo-
necos de engonco que escalaram o poder, para com os seus 
gritos e trejeitos divertirmos o publico, e assim teremos mo-
delado a nossa resistencia com a a rma digna daqueles po-
lichinelos — com gargalhadas" . 

Fechava a ul t ima pagina: "A J u n t a sai ao publico, com 
quern palestra por uns tres vintens miudos, nos dias que en-
tende que o deve fazer, a exemplo da colega da Praca da 
Republica, que prat ica os seus atos fundamentando-os n a 
lei, n a salvacao publica, ou na unanime aclamacao das ge-
racoes preteritas e futuras" . 

Toda a materia constou de criticas a J u n t a Governativa 
do Estado e, sobretudo, a Martins Junior, em prosa e verso, 
atraves de contundente satira e boa verve. Segundo Alfre
do de Carvalho, eram proprietaries d'A Junta , e responsa-
veis pela sua publicagao, Estevao de Sa Cavalcanti de Albu
querque e Jose Teodoro de Godoi Vasconcelos (Arq. Pub. 
Est. e Bib. Pub. Est.) . 

JULIO BORGES — Numero unico de 18 de Janeiro de 
1892, apresentou-se em formato de 31x22, com quatro pa-
ginas, a primeira das quais circulada de vinhetas . Lia-se 
sobre o titulo: 

"Nem cora o livro de ombrear c'o sabre. . . 
Nem cora o sabre de chama-lo i rmao. . . 
Quando em loureiros se biparte o gladio, 
Do solo patrio no funereo chao" . 

Abaixo do titulo: Dulce & decorum est pro patr ia mori". 
Mais abaixo, o emblema funebre " In memoriam", seguindo-
-se-lhe as palavras: "Saudosa homenagem da Mocidade Aca-
demica do Recife ao jovem e denodado cadete, cujo valor e 
patriotismo ergueram o braco dos sicarios que, vil e barbara-
mente, o assassinaram dentro do Palacio, na tetrica noite de 
18.12.1891". Completando a pagina: "No 30° dia do seu 
passamento" . 
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As tres paginas restantes inseriram produgoes sobre a 
personalidade do extinto, assinadas por Jose de Amorim, M. 
C. dos Reis, Gaspar Guimaraes, Manuel Rodrigues de Sousa 
Viana, Henrique Palmeira, J . Guimaraes, Martins de Frei-
tas e outros (Bib. Pub. Est., Bib. do Inst. Arq. e Bib. N a c ) . 

A REPUBLICA BRASILEIRA — Exibindo o lema "Deus 
e Liberdade", surgiu no dia 22 de fevereiro de 1892, formato 
de 22x16, com duas paginas, a duas colunas de composicao, 
em tipo corpo 8 bat ido. Redator unico: Afonso de Albuquer
que Melo, com escritorio a rua Duque de Caxias n° 40. Di-
zendo-se semanario, estabeleceu o prego de 3$000 por assina-
tu ra tr imestral , custando 60 reis o numero avulso. Impres-
sao da tipografia do Diario de Pernambuco, a rua Duque de 
Caxias n° 42. 

Abriu com a "Proclamagao": "So ha um meio de salvar 
a patr ia: — o segredo absoluto do voto. So um de de salvar a 
republica: a liquidagao dos bancos emissores. So um de ex-
t inguir a miseria e engrandecer a nagao: a nacionalizagao 
do comercio". 

Aludindo "a miseria em que Pedro II deixou o Brasil", 
escreveu Afonso: " . . .levantemo-nos briosos a ideia de que 
somos 14 milhoes de pessoas roubadas, escravos de uns pou-
cos mil senhores despoticos. Faltava-nos apenas um homem 
que nos conduzisse a terra da promissao, arrancando-a do 
poder e da gana dos ladroes que a desfrutam"; " . . .um ho
mem que nos conduzisse a Republica, que isto que ai esta 
nao o e. A Republica e a coisa publica ou nossa; e o que ai 
esta nao e coisa publica nem nossa, e a coisa dos ladroes; 
nao e pois Republica, e re-latronum, e coisa dos ladroes". 

Apos outras consideragoes, com ataques a Ruy Barbosa, 
a Deodoro da Fonseca e ao Barao de Lucena, lembrou o nome 
de Custodio Jose de Melo, frisando: 

" . . . s e j a Custodio o acoite de Deus contra os bandidos 
de todos os generos, que, tendo feito da Republica, desde 
apenas proclamada, a sua presa, duas vezes perdida, levan-
tam a anarquia e a revolta dos condenados". 

Outros artigos: "O golpe e o contra-golpe", "A classe 
mil i tar" e "O funeral do Imperador", todos no mesmo diapa-
sao, afirmando, no ultimo: " . . . e l e fez o que fazem todos 
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os bons pais de familia: curar do feliz futuro de seus filhos, 
deixando o povo n a miseria". 

Ao inves de semanal, A Republica Brasileira circulou 
mensalmente, so aparecendo o n° 3 no dia 13 de abril (1), 
aumentado o formato para 33x22, com duas colunas de 16 
ciceros, todo ele em tipo 10, negrito, in ter l inhado. Sua ma
teria constituiu-se de quatro artigos, dois dos quais assina-
dos pelo redator, rebatendo o mesmo ponto de vista dos an-
teriores. Frisou, no ultimo, que, desde 57 anos at ras , pen-
sava noite e dia, t rabalhando e sacrificando-se pela patria, pela 
republica; "abatido o rei, proclamada a Republica, ela nao 
foi feita, o povo foi feito escravo", "cada dia mais roubado 
por uma companhia bancaria de ladrSes". 

Para propagar suas ideias — prosseguiu Afonso — em-
preendera a publicagao do jornal; mas estava so; nao t inha 
amigos; nunca t inha partidos; e o jornal por si so nao se 
sustenta; nada mais tem a sacrificar de sua bolsa; apelava 
para o auxilio daqueles que julgassem util a publicagao. E 
concluiu: "Se unirmo-nos no pensamento Salvador, esmaga-
remos a h idra . Mas nao ha grande empresa sem sacrificio. 
Dividido por muitos, ele sera pequeno". 

Decerto que o famoso jornalista republicano nao en-
controu ajuda, porque sua folha nao saiu mais (Bib. Pub. 
Est.). 

O PIERROT — Orgao do Clube Carnavalesco Cavalhei-
ros da fipoca — Numero unico, saiu a lume no dia 28 de fe-
vereiro de 1892, formato de 33x22, com quatro paginas, im-
presso em bom papel, somente as duas do centro compor-
tando mater ia tipografica, constituida de notas ligeiras e 
versos de sete silabas, de trepagoes e "bisnagadas", focali-
zando, sobretudo, politicos e jornalistas, com assinaturas em 
past iche. 

As paginas externas es tamparam desenhos em litogra-
vura, neles criticando-se aspectos da vida publica e a poli-
tica do Jornal do Recife e d'A Provincia. Curioso, porem, e 
que a primeira e a quar ta pagina t rocaram de lugar, apa
recendo esta ul t ima de frente (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

(1) Nos "Anais", Alfredo de Carvalho registara o n° 2, de 7 de mar-
co, d'A Republica Brasileira. interrogativamente, como ultimo publicado. 
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A PAPIRONGA (1) — Revista Carnavalesca — Numero 
unico, publicou-se a 28 de fevereiro de 1892, formato grande 
— 54x38 — com quatro paginas de quatro colunas largas. 
Era o seguinte o seu corpo diretivo: redator-presidente — 
Sr. A.; redator-secretario — Sr. B.; redator-caixa — Sr. C. 
Iniciando o texto, lia-se esta quadrinha, sob o titulo "Ao 
povo": 

"Nao fagas palestra longa 
Se algum chumbinho nao tens. 
So pega na Papironga 
Quern tiver seus tres vintens". 

Vinha "preencher uma lacuna" ate entao "existente na 
arena jornalistica", anunciando uma tiragem d e . . . 500.000 
exemplares. As tres primeiras paginas contiveram bastante 
materia, em prosa e verso, dosada de boa verve assinada com 
pseudonimos, entremeada de figurinhas carnavalescas e pe-
quenos anuncios, estes tambem ocupando toda a quarta pa-
gina (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

O CONSPIRADOR — Orgao do Atelier Miranda — Cir-
culou no dia 28 de fevereiro de 1892, impresso em bom papel, 
formato de 18x12, com quatro paginas de duas colunas. 

Nos sete centimetros do artigo de apresentagao, dizia-se 
politico, mas politico "industrio-comercial", terminando por 
afirmar que "os tipografos, impressores, encadernadores, de-
senhistas, pautadores, e tc . , e tc . , sao tambem cidadaos mui-
tissimo uteis, pois com o seu trabalho cotidiano dao grande 
incremento a causa publica". 

Com uma pagina inteira de anuncio do Atelier, o bem 
feito jornalzinho inseriu comentarios sobre cambio, falta de 
troco, higiene e certos abusos, tudo compensado com versi-
nhos humoristicos (Bib. Pub. Est.). 

O ILHEO — drgao do Clube Carnavalesco Cana Verde 
— Circulou, pela primeira vez, no dia 28 de fevereiro de 1892, 

(D Nos "Anais", A Papironga acha-se, por engano, t ransformada em 
palavra mascul ina. 

Pa l av ra esquisita corao t i tulo de jornal , embora carnavalesco, signi-
fica, segundo o "Pequeno Dicionario da Lingua Por tuguesa" (9a. edicao), 
logro, batota, embrulho, fraude, etc., ou gozo; fruicud. 
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formato de 32x23, com quatro paginas. Impressao da Tip . 
Industrial, a rua do Imperador n° 75. Apresentou boa ma
teria, em prosa e verso. 

Seguiram-se outras edigoes em cada Carnaval, menos 
nos anos de 1894 e 1899, tendo como colaboradores Ze Migue-
les, Boemio, Bilontra (pseudonimo de Caitano Galhardo), 
Ze Garoto, Ze Corneta, Ze de Tal, Joel, Pacifico Leao, Gil 
Mascote (dois pseudonimos de Osvaldo de Almeida), Fra 
Meireles e outros. 

A 25 de fevereiro de 1900 distribuiu-se urn prospecto, se-
gundo o qual nao podia, no referido ano, sair o jornal; so 
"uma especie de suplemento", intitulado "Ao publico", im-
presso de urn lado so, com alguns versos jocosos e vivas ao 
Carnaval e ao Clube Cana Verde. 

Reapareceu O Ilheo, no ano seguinte, mencionando como 
redatores Maneles das Batatas e Zeles dos Toucinhos, que 
permaneceram em tao arduas fungoes. . . A primeira pagina 
apresentou-se litografada, inclusive o titulo, exibindo gracio-
sa cachopa portuguesa de pandeiro na mao esquerda e flores 
na direita, numa saudagao do Clube Cana Verde a Imprensa 
de Pernambuco. Na quarta pagina viam-se anuncios ilustra-
dos, repletas as do centro de materia humoristica de bom 
quilate. 

Substituido pelo O Cana Verde em 1902, voltou a ser 
O Ilheo em fevereiro de 1904 (1), quando apresentou, na pa
gina de frente, o desenho de um ilheu de violao as costas, 
trouxa de roupa numa das maos e uma cana na out ra . Ho-
menageou "aos seus socios honorarios e a imprensa pernam-
bucana" . 

Foi impresso, a partir do n° 4, na tipografia de Francis
co Leao, a rua das Laranjeiras (hoje inexistente), e, depois 
de 1900, na Tip. Comercial, de Russel, Lobo & Cia., a rua 
Duque de Caxias n° 34. (Arq. Pub. e Bib. Pub. Est.) (2) . 

O SYLPHORAMA — Publicou-se o primeiro numero no 
dia 15 de margo de 1982, impresso em papel couche, formato 
de 45x32, com quatro paginas, sendo as duas externas em 

(1) Alfredo de Carvalho registara a edicao de 1898, de 7 de feve
reiro, como tendo sido a ul t ima. 

(2) Colecoes desfalcadas. 
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litogravura, comportando as internas tres colunas largas de 
composicao. 

Com desenhos da autoria de Libanio Amaral, o da pri-
meira pagina projetou uma cena de politicos dancando, ven-
do-se, no primeiro piano, os espectadores. No "Livro de por
ta", abrindo a segunda pagina, lia-se: "Amigos assinantes 
e leitores: e a vos que consagro a primeira pagina deste livro. 
Auxiliai-nos e enviai-nos resposta favoravel ao apelo que vos 
dirigimos". 

Tendo escritorio e redacao a Praga da Independencia 
n° 21, assinava-se a 14$000 por ano; 7$500 por semestre e 
4$000 por trimestre, ou 15$000, 8$000 e 4$500, respectiva-
mente, para o interior e estados, custando o exemplar 500 
reis. 

A exibicao d'O Sylphorama, que montamos a capricho, 
— dizia — sera decente e circunspecta, porque nao ira pro-
fanar a inviolabilidade do lar domestico, nem penetrar no 
sagrado aconchego da familia". 

"Os atos bons e louvaveis, as acoes patrioticas e gene-
rosas terao o nosso apoio e os nossos aplausos — aplausos 
que tambem nao regatearemos aos homens honestos e sisu-
dos. As acoes reprovaveis e pequeninas, a covardia, a trai-
gao, a ganancia, etc. , encontrarao na objetiva d'O Sylpho
rama urn foco tao intenso que as fara conhecidas de todos 
para eterna vergonha de seus autores". 

Jornal bem redigido — Olinto Victor era um dos redato-
res —, onde a verve se casava a melhor satira, especializou-se 
em caricaturar secoes dos diarios contemporaneos, em prosa 
e verso, tais como: "Em revista", de G. M.; "Cartas ligei-
ras", de Gaspar Meneses; "Graves e agudos", de Bemol; e 
assinaturas outras, nomes ou pseudonimos atribuidos a jor-
nalistas credenciados. A partir do segundo numero, o titulo, 
em desenho especial, t inha como fundo, ao centro, um apa-
relho projetor de vistas, dedicando-se a parte restante da 
primeira pagina a retratos de homens de projegao, como Sil-
va Jardim, Floriano Peixoto, etc . , figurando, na ultima pagi
na, charges politicas. 

O n° 4, de 21 de abril, constituiu edigao comemorativa, 
apresentando duas magnificas alegorias a Tiradentes, auto-
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ria de A. Vera Cruz (primeira pagina) e Libanio Amaral . 
Por sua vez, a edicao de 13 de maio — n° 6 — mereceu u m a 
primeira pagina alegorica das mais belas, com a legenda: 
"A Historia grava em suas paginas uma da ta luminosa". 

Embora a imparcialidade politica da folha, o colabora-
dor Aliverio Junior atacou, vivamente, o governo de Alexan
dre Jose Barbosa Lima. 

Publicado trimensalmente, em dias indeterminados, O 
Sylphorama terminou sua existencia com o n° 10, de 1° de 
julho (Arq. Pub. Est.) . 

i 

A BORBOLETA — Periodico Literario e Recreativo — 
Manuscrito em litogravura, apareceu a 1° de abril de 1892, 
pequeno formato de 22x16, com quatro paginas de duas co-
lunas, dizendo-se quinzenal e exibindo, abaixo do titulo, os 
slogans: "Capricho e gosto" e "Letras e a r tes" . Propriedade 
da firma Paulo da Silva & Cia. , apresentava como redatores 
Sni t ram Ortsac e Oluap Avlis e, como colaboradores, Jose 
Coelho, Celso Vieira, Higino Belo e Joao de Deus (no n° 2 
promovidos a redatores), constando do expediente: "Nao se 
aceitam correspondencias gratui tas e os artigos sao pagos 
a vista. Ano — 2S000; semestre — 1S000; trimestre — S500; 
mes — $200. Avulso — $040". Cobrador: Manuel Xavier 
Monteiro. 

Ocupou duas paginas o artigo-programa, no qual se lia 
que A Borboleta era o labor de "criancas avidas de saber e 
es tudar" . Nada de politica, nem de religiao. "Os seus obs-
curos escrevinhadores so visam um fim: o de levantarem a 
l i teratura pat r ia" . E concluiu: "Tudo pela l i teratura; nada 
pela politica — eis o nosso lema". 

Versos e prosa ligeira, pensamentos e variedades com-
plementaram a edigao. 

Circulou o n° 2 (1) a 10 de abril, em formato maior 
(28x20), com duas paginas dedicadas ao juizo da imprensa 
a respeito do n° 1, e duas de incipiente l i teratura, anuncian-
do, alem do mais, achar-se instalada a redacao a rua Bom 
Jesus n° 49. A impressao litografica esteve a cargo de Ma
nuel G. Mendes (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nos "Anais" s6 ha referenda ao primeiro numero. 
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SPORTSMAN — Publicacao semanal, apareceu a 9 de 
abril de 1892, formato de 38x24, com quatro paginas de duas 
colunas la rgas . I lustrou o titulo expressiva alegoria de u m a 
corrida de cavalos, vendo-se arquibancada e assistencia. Im-
presso no Atelier Miranda, a r u a Padre Nobrega, funcionava 
a redacao no mesmo local. Assinaturas: ano — 5$000; se-
mestre — 3$000; pa ra outros Estados: 6$000 e 4$000, respec-
t ivamente . Numero avulso — 100 reis. 

O editorial de aber tura focalizou a necessidade que ha-
via, no Recife, de um jornal "verdadeiramente dedicado aos 
interesses de corridas e divertimentos esportivos". Dai a ini-
ciativa posta em pratica, cifrando-se seu programa em traba-
lhar "pelo desenvolvimento dos prados de Pernambuco" . 

Sua mater ia constou de noticiario e programas das cor
ridas do Prado Pernambucano, do Hipodromo de Campo 
Grande e do Derby Clube de Pernambuco, comentarios ge-
rais, notas e palpites. 

O n° 2 circulou regularmente, no domingo seguinte, dia 
16, terminando ai (1), segundo tudo indica, a publicacao, 
aparecida sob tao acalentadores auspicios (Bib. Pub. Est .) . 

O CLARIM — orgao Monarquista por Interesse. Republi-
cano por conveniencia — Circulou o n ° 1 no dia 13 de abril 
de 1892, tendo como redator . . . Fulano de Tal, formato de 
22x16, com quatro paginas, impressas em bom papel, cons-
t i tuidas a primeira e a ul t ima de charges litograficas, dese-
nhadas por E . V. Prego do numero avulso — "Tres vintens" . 

Como, a esquerda do titulo, se exibisse u m a figura de 
mili tar tocando o seu instrumento, abriu o texto tipografico 
a quadra a seguir: 

"Pelas ruas da cidade, 
Alegre, forte, vibrante, 
Vai O Clarim, sem maldade, 
Fazer-se ouvir re t roante" . 

Seguiu-se mater ia ligeira, em prosa e verso, de carater 
humoristico, assinada por Mena, Dr. Pangloni, K. C. T. e Se-
rafim Mimoso (pseudonimo de Euniciano Ribeiro) . 

Alfredo de Carvalho so registara o n° 1. 
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Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. 
Est.). 

O JUDAS — Numero unico, ano I, surgiu assim datado: 
Vale de Josaphat — na Aleluia, em 16 de abril de 1892. Com 
quatro paginas, formato de 35x25, a tres boas colunas de 
composigao, o inquieto orgao t ranspirava satira e humoris-
mo de todos os seus escritos, quer em prosa, quer em verso. 
Logo junto ao cabecalho, lia-se: 

"Se pouco chumbinho tens 
E algum desejo te abrasa, 
Cai aqui com dois vintens 
E levas Judas pra casa!" 

Ouvira, segundo o editorial de apresentacao, " t roar a 
grande t rombeta que nos chama a postos para o celebre juizo 
final, a maior falta de juizo, afinal". Nao deporia de nin-
guem, mas "de todo mundo'*. Seguiram-se pequenos co-
mentarios e notas diversas e tambem versos, tudo assinado 
com pseudonimos, tais como Alius & Notus, Coronel Arranca, 
Judinha, Pilatos, Iscariotes, Judas, Bemol (este era o jorna-
lista Baltazar Pereira) e outros. 

O segundo "numero unico", com a mesma procedencia, 
saiu a 1° de abril de 1893, exibindo a quadra: 

"Uma vez que o cobre, escasso, 
Nao se ve nem por um furo, 
Custa O Judas — so de um traco — 
Um sampaio, mole ou duro" . 

O Judas era "o specimen de muitos cidadaos corretos 
e conspicuos" e sua aparicao seria solenizada, no dia seguin-
te, por dobres de sinos, sermoes, e tc . Toda a materia cons-
tituiu-se de caricaturas de estilo das diferentes secoes da 
imprensa diaria, "assinadas" pelos jornalistas mais creden-
ciados da epoca. Os poucos anuncios eram disfargados em 
notas literarias ( 1 ) . 

(1) Registrando o aparecimento do anuario, escreveu a Gazeta da Tarde 
de 1.4.1893: "Recebomos o n° unico d'O Judas, jornal, cremos, que. saindo 
a luz da publicidade, propunha-se naturalmente a fazer rir, mas infeliz-
mente foi frustrado no seu desideratum". 
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So em 1895, a 13 de abril, circulou o terceiro "numero 
unico", mudando a quadra do cabegalho para a seguinte: 

"Sampaios em nosso meio 
Nao tendo mais extracao, 
Custa O Judas (sem rodeio) 
Nada mais do que um tostao". 

Manteve o padrao dos anteriores, assim como no quarto 
"numero unico", datado de 4 de abril de 1896, este com duas 
paginas repletas de anuncios. E assim findou a existencia 
do bem redigido jornal colocador de carapugas (Bib. Pub. 
Est.). 

O NEOPHYTO — Ostentando a divisa "Omnia pro pa-
tria", surgiu na arena jornalistica a 23 de abril (1) de 1892, 
sendo impresso, em papel especial, na oficina grafica d' 
A Provincia, a rua do Imperador n s . 49/51 . Bom formato 
de 32x22, com quatro paginas a tres colunas de composigao. 
Corpo redacional: Feliciano de Ataide, Francisco de Melo, 
Abas de Albuquerque e Joao Rocha. Publicagao bimensal, 
assinava-se a 1$000 por mes . 

Dizia o editorial de apresentacao: "Nao somos politicos: 
discutimos neutralmente as magnas questoes dos altos acon-
tecimentos que por si formam a grande ciencia sociologica". 

Alem dos redatores, escreveu, na edigao de estreia, An
tonio Austregesilo, figurando na quar ta pagina a segao de 
poesias "Sons da Lira". O "Noticiario" foi aberto com um 
protesto contra a demissao, pelo governo de Floriano Pei-
xoto, do jurista J . J . Seabra, da catedra de Ciencias So-
ciais da Faculdade de Direito do Recife. 

O n° 3, de 17 de maio, apareceu sem o nome de Fran
cisco de Melo como redator. Divulgou poesias de Sousa No-
gueira e Jose de Castro e Silva. 

O n° 4 (e ultimo) so apareceu um mes depois, precisa-
mente a 15 de junho e, no cabegalho, em vez do corpo reda
cional, lia-se: Diretor politico — Natalicio Camboim. Apenas 

(1) Nao no dia 6 de maio, como registou Alfredo de Carvalho. Na 
referida data publicou-se o n° 2. 
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literatura, em prosa e verso, com os mesmos colaboradores, 
e ligeiro noticiario (Bib. Pub. Est.). 

O GRANDE ENIREB (1) — Circulou no dia 26 de abril 
de 1892 o "n° 149 — Estados Unidos do Brasil — ano I I " (2), 
em formato enorme, com quatro paginas a quatro colunjas 
de 16 ciceros. 

Jornal de propaganda do prestidigitador peruano Eni-
reb, so divulgou juizos da imprensa do pais, da Argentina e 
do Peru, a respeito dele. A ultima pagina foi ocupada por 
anuncio da estreia do artista no Teatro Santa Isabel. 

Impressao da oficina d'A Provincia, a rua do Imperador 
ns . 49/51 (Bib. Pub. Est.). 

A EVOLUCAO — Destinado a publicar-se aos domingos, 
o n° 1 saiu no dia 8 (1 A) de maio de 1892, formato de 37x27, 
com quatro paginas de quatro colunas, instaladas a redacao 
e gerencia a rua do Cabuga (atual Marques do Recife) n° 3, 
3° andar . Redatores: Jose de Castro, Pedro Gomes da Ro-
cha, Jose Maria da Silva Oliveira e Alvaro Otoni do Amaral. 

Declarava o artigo de abertura (precedido de uma "car
ta circular" pedindo assinaturas): "Na estacada estaremos 
propugnando pelos raais palpitantes deveres do homem", 
que consistem no "desenvolvimento do espirito que, certa-
mente nao deve permanecer no estado de incultura, como 
sucede com os selvagens". Tinha missao "evangelizadora", 
chamando aqueles ainda nao "inutilizados pelos virus da po-
litica a estudar os problemas do desenvolvimento do espi
rito" . 

! 
Inseriu producoes dos redatores; versos de Almeida Ju

nior e Alvaro Martins e o noticiario intitulado "De um polo 
a outro". Na quarta pagina, so anuncios. 

Nada obstante tao boa disposigao, nao passou do pri-
meiro numero (Bib. Pub. Est.). 

(1) Nao mencionado nos "Anais" do autor antes referido. 
(2) Os numeros anter iares foram publicados noutros pontosl do 

Brasi l . 
(1 A) Nao no dia 7, como esta nos "Anais". 
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13 DE MAIO — Numero unico, de 1892, impresso em 
papel superior, no Atelier Miranda, a rua Duque de Caxias 
n s . 29/31, formato de 45x32, circulou com quatro paginas, 
constando d a primeira, em grandes caracteres: "Homena-
gem sincera da Imprensa e do Povo — a redencao da Patr ia 
Brasileira — no dia 13 de maio de 1892. 

Precedendo a insergao do programa dos festejos em so-
lenizagao a data, abriu a segunda pagina uma nota da Co-
missao Executiva, constituida de elementos da imprensa dia-
ria, que, "desprezando as rivalidades e dissencoes politicas", 
resolveram, junto as a s s o c i a t e s abolicionistas, editar esta 
polianteia comemorativa. 

Seguiram-se producoes alusivas ao evento, assinadas 
pelos jornalistas Joaquim Tiago da Fonseca, Antonio Gomes 
Pereira Junior, Figueiroa Sobrinho, Olinto Victor, Artunio 
Vieira, Placido Serrano, Corbiniano de Aquino Fonseca Fi-
lho, Abdisio de Vasconcelos, Cleodon de Aquino e Maria Ame
lia de Queiroz. 

A edicao foi distribuida como Suplemento do Diario de 
Pernambuco, do Jornal do Recife, do Commercio de Pernam-
buco, da Gazeta da Tarde e do Jornal do Commercio (Arq. 
Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

O MOTIM — 6rgao Politico, Critico e Noticioso — Pro-
priedade de Paulo Sobel, teve seu primeiro numero em cir-
culagao no dia 17 de maio (1) de 1892, formato de 28x20, a 
tres colunas de composicao. Imprimiu-se em tipografia pro
pria, instalada a rua do Nascente n° 4 / B . Preco do exemplar 
40 reis, custando 100 reis "o numero anter ior" . Assinaturas: 
tr imestre — 2$000; mes — $500. Cobrador — Joaquim Ma-
galha.es. 

"Mais uma valvula na grande maquina social por onde 
respira a opiniao", declarava-se defensor da republica fede-
rativa, repelindo toda "ideia unitarista", conforme o artigo-
-programa. O corpo redacional era anonimo, "para escapar 
a odiosidades pessoais". 

Alem do artigo de fundo e do noticiario ligeiro, divulgou 
alguma li teratura, inclusive poesias de Joao de Deus, Joao 

(1) Nao no mes de marco, assim registado nos "Anais", de Alfredo 
de Carvalho. 

http://galha.es
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B . Machado, Ulisses T . de Aquino, Henrique de Melo e Al
buquerque, Incognitus e Joao Ezequiel de Oliveira Luz. Ate 
urn folhetim ostentou: "O crime do convento d e . . . " , por 
Delia, mas, tendo comecado no segundo numero, so foi ate 
o quarto, ficando a novela apenas no principio. 

Passadas as cinco primeiras edicoes, entre semanal e 
bissemanal, reduziu o formato, ficando com apenas duas co-
lunas, e assim continuou ate o n° 9, de 23 de junho . 

Nessa derradeira edicao predominaram a colaboragao, 
em prosa e verso, de D. C. de Sousa Leao Junior, e os "Di
vertimentos", constantes de "sortes" para a noite de S. Joao; 
entretanto, impresso em papel de cor t ransparente , e cober-
ta, a impressao, de po dourado, tornou-se quase ilegivel para 
os leitores (Bib. Pub. Est.) . 

O MEPHISTOPHELES — Circulou a 20 de maio de 1892, 
formato de 32x21, com quatro paginas, as internas a tres 
colunas de composicao e as externas com charges desenha-
das em li togravura. Impressao a rua das Flores n° 24. Pre-
tendendo publicar-se bimensalmente, o desenho da primei-
ra pagina representava u m a sala de redacao com um indi-
viduo em pe, ao centro, de chapeu a mao e, abaixo, a legen-
da: "O Mephistopheles, casacalmente vestido, apresenta-se 
ao respeitavel publico". O expediente mencionava redacao, 
tabela de assinaturas e outras notas, terminando com a 
quadra: 

"Bom dia, caro leitor: 
Aqui estou em vossa mao; 
Desejo que me aceites 
Com ordem de meu pa t rao" . 

O editorial prometia a objetivagao dum programa vasto, 
incluindo a critica politica e social. Divulgou materia em 
prosa e verso, tudo ligeiro, inclusive com a assinatura de 
Jose Austregesilo Junior, um dos redatores (Arq. Pub. Est.). 

O RADICAL — Orgao Independente — Destinado a pu
blicar-se em dias indeterminados, surgiu a 27 de maio de 
1892, formato de 27x19, com quatro paginas . Nao mencio-
nou redacao nem tipografia, custando 40 reis o exemplar. 

" . . . sai a rua — lia-se no artigo de apresentacao — com 
o fim de dar expansao as nossas ideias e aos sentimentos 
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francamente hostis ao ato pelo qual o sr . Governador do Es-
tado, enveredando-se por um caminho tortuoso, demitiu um 
funcionario criterioso tanto quanto os mais dignos". (O de-
mitido foi Guedes Pereira, questor policial). 

Ocupou-se em enaltecer a politica republicana e seu li-
der, Martins Junior, atacando acerbamente o governo de Bar-
bosa Lima (Bib. Pub. Est.). 

A MOCIDADE — Quinzenario Literario e Recreativo — 
Propriedade "de uma empresa particular", apareceu no dia 
5 de junho de 1892, em substituigao a A Borboleta, para 
"continuar o mesmo programa, ja expresso no cabecalho". 
Imprimiu-se na tipografia da rua das Flores n° 24, formato 
de 22x16, a duas colunas de composigao, com quatro pagi-
nas . Diretor-chefe — Snitram Ortsac; redatores: Castro 
Martins (o mesmo do anagrama) , Celso Vieira, Paulo da Sil-
va e Artur Vieira. Assinatura semestral — 1$000; trimestral 
— S500. Constava do Expediente: "Nao se aceitam artigos 
politicos". 

Alem do que escreveram os redatores, inseriu colabora-
gao de Rangel Sobrinho e Almeida Braga, tudo em pequenas 
doses, terminando com ligeirissimo noticiario. 

Os neo-jornalistas nao conseguiram verba para custear 
o segundo numero (Bib. Pub. Est.). 

O BILONTRA — 6rgao Oposicionista a Todos os Parti-
dos e Dedicado a Defesa das Sogras — Circulou no "seculo 
das luzes — ano das deposicoes", numero primeiro e unico, 
datado de 11, 12 e 13 do mes "de Santo Antonio, Sao Joao 
e Sao Pedro" de 1892. Formato de 32x21, com quatro pagi-
nas, a tres colunas de composicao. Redatores: Dr. Finorio 
e Dr. Patusco, escondendo-se num destes dois pseudonimos 
o nome do escritor Olimpio Galvao. Precedeu a materia re-
dacional longo expediente humoristico, a julgar pelo primei
ro item: " . . . e o jornal de maior circulacao no Norte do 
Universo". 

Do artigo-programa constava haver O Bilontra chegado 
"das Arabias, com o fim de ler a sina as mo§as bonitas, de 
dizer gracolas", etc. Inseriu boa messe de versos, divididos em 
sortes juninas e epigramas, telegramas trocistas, conto de 
M. A. e, em forma de soneto, uma "Receita para fazer so
gras" (Bib. Pub. Est.). 
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A CIGANA DO RECIFE — Livro de Sortes para as noites 
de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, circulou em junho 
de 1892, conforme noticia do dia 15, colhida no diario A Re-
publica. 

Sua materia constou de duas partes: a primeira consti-
tuida de uma colecao de chistosas sortes, e a segunda cons-
tante de "poesias comicas, jocosas, satiricas, e tc . , anedotas 
e toda sorte de galhofas". 

A PAPIRONGA — Livro de Sortes Fim de Seculo — Re-
digido por Oliverio Junior, circulou (sem data) em junho de 
1892, formato de 15x10, com 112 paginas, editado por J . W. 
de Medeiros e confeccionado na oficina grafica do Commer-
cio de Pernambuco. 

Dizia-se "organizado a capricho, para excitar o riso e 
proporcionar aos leitores uma bela diversao nas festivas noi
tes de Santo Antonio, Sao Joao, Sao Pedro e Santana, con-
tendo revelagoes d'altos misterios e toda sorte de entreteni-
mentos para qualquer reuniao onde domine o espirito galho-
feiro. Leitura variada, para ambos os sexos". 

Tendo metade da edicao composta de Sortes, a outra me-
tade constituiu-se de uma "Miscelania", na qual se incluiram 
producoes de Franca Pereira, Eurico Vitruvio, Rangel Sobri-
nho, Galdino de Barros; mais verso e prosa por transcrigao, 
curiosidades e humorismo (Bib. Pub. Est.). 

O CARTAZ — 6rgao Republicano Independente — Saiu 
a lume (n° 1, ano I) no dia 20 de junho de 1892, formato de 
32x21, com quatro paginas a duas colunas largas de compo-
sicao, impresso na Tip. Industrial, a rua 15 de Novembro 
(hoje, do Imperador) n° 75. 

Aludindo, em editorial, aos "dias dificeis e cheios de pro-
vagao" que o Partido Republicano de Pernambuco ia atra-
vessar, frisou o articulista: "A aparigao, portanto, d'O Cartaz 
e imposta pelas circunstancias e ditada pelo nosso desejo de 
ver restabelecido o imperio da ordem e da moralidade, que 
sofrem, infelizmente, os efeitos de um eclipse parcial e rao-
mentaneo". 

Em notas e artigos, ocupou-se, quase unicamente, em 
criticar o governo de Alexandre Jose Barbosa Lima, divul-
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gando o "Manifesto politico" em que Martins Junior, em no-
rae do diretorio do Partido Republicano, comunicava aos ami-
gos e correligionarios o rompimento da solidariedade politi-
ca que ate entao mantivera com o governador. 

Findou a edicao com versos satirico-humoristicos de 
Bemol (pseudonimo de Baltazar Pereira), nao passando do 
primeiro numero Arq. Pub. Est.). 

O BISTURI — Circulou no dia 22 de junho de 1892, for-
mato de 32x23, com quatro paginas de tres colunas, exibin-
do, no cabecalho, a divisa "iremos ao sacrificio pela patria, 
somos cidadaos e podemos falar". Redatores: Pedro Explo-
sao e Paulo Carbonario. Pretendia publicar-se aos domingos 
e estabeleceu o preco de $500 por assinatura mensal, custan-
do 50 reis o numero avulso. 

Aparecera com o fim de, sempre que necessario, dar 
"pancadas seguras, com a intencao de matar , sobre a cabe-
ca da vibora governamental do impossivel e vexatorio pro-
grama do sr. Floriano". 

Nao teve outra materia, senao artigos de critica politica, 
martelando, sobretudo, contra Martins Junior (Bib. Pub. 
Est.). 

O SORVETE — Folha Humoristica e Progressista — En-
trou em circulacao a 23 de junho de 1892, formato de 24x18, 
com quatro paginas de tres colunas, sendo impresso na Tip. 
do Comercio, a rua do Imperador n° 43. Redatores: Pinto 
Barbosa (Mequetrefe), Almeida Braga (Pimpao) e Alfredo 
Alves (Boreas). 

Lia-se, no artigo de apresentacao: " . . . acompanharemos 
o coche progressista, em cuja boleia destaca-se, de farda 
agaloada, o groom Humorismo, porque o progresso atual pa-
rece ter alguma coisa de comico, de trocista, de burlesco, se 
e que nao tern o todo caracteristico de uma farca". E adian-
tou: "fi um comico, sim; mas, por favor! e um comico que, 
amando a arte, quer, rindo e fazendo rir, viajar no carro do 
Progresso". 

Redigido em bom estilo, repleto de notas concisas, ver
sos de sadia verve, com assinatura dos redatores de per si, 
d'Os Tres e d'Os Mesmos, inseriu apenas, a parte eles, um 
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soneto de sete silabas de Domingos Leao e raros outros pseu-
donimos (1) (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Es t . ) . 

A AMAZONIA — Polianteia em "homenagem ao lau-
reado bari tono Jose de Lima Braga, em a noite de seu bene-
ficio, pelos es tudantes paraenses", circulou no dia 2 de julho 
de 1892, formato de 45x32, com quat ro paginas , a pr imeira 
das quais ocupada pelo re t ra to do cantor , n u m a l i togravura 
de Libanio Amara l . Comissao de redacao: J . Miranda, Ata-
liba de Lima e Belarmino de Araujo. Impr imiu-a o Atelier 
Miranda, a r u a Duque de Caxias n s . 29 /31 . 

Alem dos redatores, escreveram sobre a personalidade ar-
tistica do homenageado: Pedro de Gusmao, Moura Palha, 
Oliveira Paz, Ferraz Mendes, Samuel Mac-Dowell, A. F ran 
co de Sa e outros in te lectuais . A folha foi distr ibuida duran
te o espetaculo (Bib. Pub. Est.). 

ARCHIVO POETICO — Publicou-se o primeiro numero 
a 31 de julho de 1892, formato de bolso, ou seja, 18x12, com 
32 paginas, dizendo-se orgao mensal de u m a "empresa ano-
n i m a " . Redagao a rua Velha n ° 46, 2° a n d a r . Prego do exem
plar — $500; ass ina tura t r imestral — 1$000. 

Lia-se n a pagina de apresentagao: "O Archivo Poetico 
e u m a colecao de versos angariados no nosso meio literario 
e publicados mensalmente , n u m folheto de 32 pag inas . O 
fim que visamos, encetando este t rabalho, e an imar u m a 
falange de esperangosos mogos que entre nos cult ivam a poe-
sia, oferecendo-lhes urn meio certo de dar a luz da publici-
dade as suas produgoes". 

Circulou em agosto o n° 2, que foi o u l t imo. 

As duas edigoes e s t amparam sonetos ou poemetos de 
Cancio Prazeres, Teotonio Freire, Joao Barreto de Meneses, 
Franga Pereira, Epaminondas de Albuquerque, Artur Bahia, 
Baltazar Pereira, Demostenes de Olinda, Eurico Vitruvio, 
Machado Dias, Pogge e Silva, Ernesto de Pau la Santos, Ran-

(1) Quase tres meses depois, Almeida Braga escreveu uma carta a 
O Echo Juvenil, de 10.9.1892, esclarecendo que, devido a safda dos seus 
colegas Pinto Barbosa e Alfredo Alves, e aos seus afazeres diarios, vl-
nha demorando a publicagao do segundo numero d'O Sorvete, o que es-
perava fazer em b reve . . . Nao o conseguiu. 
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gel Sobrinho, Jose Jorge, Jose Lima, Gaspar Guimaraes, Ar-
tunio Vieira, Fernando Barroca, Olimpio Galvao, Jose Pedro 
Junior e Vicente de Carvalho (Bib. Nac. e Bib. Pub. Est.) 
(D- . I 

14 DE AGOSTO DE 1891 — Numero unico, circulou no 
dia 14 de agosto de 1892, editado pela Comissao Executiva 
do Gremio Literario Jose Bonifacio, para comemorar o pri-
meiro aniversario de sua fundacao. Formato de 19x13, com 
quatro paginas, trazia ainda, no cabecalho, a frase latina: 
'•Vita sine Uteris mors est". 

Metade da edigao foi dedicada a noticia, comentada, da 
fundagao do sodalicio, com a assinatura: Comissao de Reda-
cao, seguindo-se artigo assinado por Joao de Deus e um so-
neto de Luiz Alves, tudo em homenagem a data (Bib. Pub. 
Est., Arq. Pub. Est. e Bib. Nac ) . 

O ECHO JUVENIL — Periodico Literario — Entrou em 
circulacao a 10 de setembro de 1892, formato de 22x16, com 
quatro paginas, destinado a publicar-se nos dias 10 e 25 de 
cada mes. Redatores: Celso Vieira, Francisco Cunha e Jose 
Pereira Ramos. Impresso na Tip. Industrial, a rua do Im-
perador n° 75, instalou redagao a rua Primeiro de Marco n° 
8, 1° andar . Assinaturas: semestre — 1$000; trimestre — 
$500. Numero avulso — $040. 

" . . . n a o aspira posicoes nas bancadas do cientificismo" 
— frisava o artigo-programa — apenas "orgao dos senti-
mentos de um grupo de mocos que segue, firme, resoluto e 
altivo, pela esplanada do dever". Sua politica era a Liberda-
de, esta "compreendida filosofica e cientificamente". Tra-
balharia "pelas letras patrias", o que era "uma intuicao 
muito bela". 

Em seguida as producoes dos redatores, completou a 
edigao uma poesia de Ulisses Costa. 

Nao ha indicio de ter continuado (Bib. Pub. Est.). 

O COMBATE — 6rgao do Clube Autonomista Acade-
mico — Surgiu a 12 de outubro de 1892, formato de 35x27, 

(1) Na Biblioteca do Estado existe comprovante, apenas, do n° 1. 
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com quatro paginas de tres colunas. Impresso na oficina 
d'A Provincia, a rua do Imperador n° 19, instalou redacao 
a mesma rua, n° 45, 1° andar . Destinado a publicar-se tri-
mensalmente, assinava-se a 2S500 por trimestre e a 1S000 
por mes, custando o exemplar 60 reis. O corpo redacional fi-
cou assim constituido: Francisco de Albuquerque, Belisario 
Tavora, Sousa Leao Junior, Jorge Studart, Estacio Coimbra 
e Natalicio Camboim, este ultimo tambem diretor-gerente. 

Longo editorial de abertura, assinado por Belisario Fer-
nandes Tavora, fez uma exposigao da atuagao da mocidade 
academica "contra o lema sanguinario do despotismo" e do 
seu "amor aos principios fclomocraticos", manifestando-se, 
em palavras candentes, contra o governo do marechal Floria-
no Peixoto e a "carreira de crimes e desatinos". Conclaman-
do para a luta, frisava: " . . .a nos, os mogos, elemento basi-
co-propulsor de todas as lutas da razao e das energias civi-
cas, cabe a honra de reconstruir a nagao". Em conclusao: 
"Combateremos sem tregua". 

O n° 2 publicou-se no dia 24, contando as duas edigoes, 
afora o pessoal de casa, com a colaboragao de Feliciano de 
Ataide, Abas de Albuquerque, Mario de Avelar, Severino Bar-
bosa e Dr. Loiselle, o autor das "Colcheias", de versos humo-
ristico-satiricos (Bib. Pub. Est.). 

Alem da parte manuseada, circularam mais dois nume-
ros d'O Combate, o ultimo dos quais, o 4°, a 23 de novembro, 
consoante noticiou, no dia seguinte, o Jornal do Recife (1) . 

GIUSEPPE VILALTA — Polianteia impressa em papel 
superior, formato de 32x22, saiu a lume no dia 15 de novem
bro de 1892, por ocasiao do espetaculo em beneficio do artis-
ta mencionado no titulo, dedicado a imprensa e comemora-
tivo da proclamagao da Republica. 

Saudando o homenageado e exaltando-lhe as qualidades 
artisticas, encheram as quatro paginas do jornal produgSes 
de Demostenes de Olinda, Osvaldo Machado, Gaspar de Dru-
mond, Gaspar de Meneses, Augusto Aristeu, Eurico Vitruvio, 
Leonidas e Sa, Artunio Vieira, etc. (Bib. Pub. e Arq. Pub. 
Est.). 

(1) Alfredo de Carvalho registara o n° 2 como ultimo publicado. 
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HOMENAGEM DO CLUBE MARTINS JUNIOR AO SEU 
1NCLITO CHEFE (1) — Polianteia datada de 24 de novem-
bro de 1892, com quatro paginas, formato de 31x22, apresen-
tou-se em papel couche, nit idamente impressa. 

Constou a primeira pagina de um desenho a craion, lito-
grafado (autoria de Libanio Amaral), envolvendo o titulo, 
retrato de Martins Junior, legenda, nomes de livros publi-
cados pelo lider republicano e, em baixo, uma pena. 

As paginas centrais inseriram saudacoes ao aniversari-
ante, que outro nao foi o motivo da publicagao, firmadas pelos 
clubistas. 

Na pagina final, circulada de vinhetas, em tipos maiores, 
apenas os dizeres: "24 de novembro de 1892 — Preclaro chefe: 
curvemo-nos, reverenciadamente, ante a mascula grandeza 
do teu carater, ante a magna superioridade do teu coragao", 
seguidos de treze assinaturas, inclusive as de Tome Gibson e 
Ribeiro de Brito (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 3 

ALMANAK ADMINISTRATIVO, MERCANTIL, AGRICO-
LA E INDUSTRIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO — O 
primeiro numero circulou em Janeiro de 1893, formato de 
23x15, com 320 paginas de materia redacional. "Obra esta-
tistica e de consulta", abrangendo todos os municipios, teve 
como organizador Verissimo de Toledo. Editor a-proprietaria: a 
empresa d'A Provincia. 

Obedeceu ao programa a seguir: I — Calendario e Infor-
macoes uteis. II — Governo federal e reparticoes federals 
de Pernambuco. I l l — Governo e administragao estaduais. 
IV — Reparticoes municipals do Recife e municipios do Es-
tado. V — Comercio, Industria, Correios e Telegrafos, La-
voura, Estradas de Ferro e Ferrocarril. Ciencias, Filantro-
pia, Recreacao e Religiao. VI — Notabilidades profissionais, 
comerciais e industrials do Recife. Esta ult ima parte cons-
tituiu-se, apenas, de anuncios, num excedente de 70 paginas. 

(!) Nao consta dos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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Norteado por identicas caracteristicas, o Almanak pro-
porcionou duas outras edigoes: em 1894 e em 1895. Dizia o 
competente editorial de aber tura tratar-se de "tarefa na sua 
maior par te executada sob as maiores vexacoes e sofrimen-
tos causados pela adversidade politica", sendo tudo dificul-
tado em face da posigao da empresa editora perante o go-
verno do Estado, chegando ao ponto de as reparticoes pii-
blicas recusarem fornecer os informes solicitados (Bib. Pub. 
Est.). 

REVISTA DRAMATICA — orgao e Propriedade da Cora-
panhia Coimbra — Deu a lume o primeiro niimero no dia 19 
de Janeiro de 1893, formato de 24x18, com quatro paginas, 
para distribuigao gra tu i ta . Impressao da Tip . Industrial , 
a rua do Imperador n° 75. 

Lia-se na concisa nota de apresentagao, assinada pelo 
redator, Artunio Vieira: "Programar o gosto pelo teatro, ja 
no publico, ja na caixa; fomentar a Arte Dramatica, levan-
ta-la, faze-la brilhar, o que basta retirar de sobre ela a cinza 
da comedia desmascarada — a Opereta, ressuscitar, por assim 
dizer, pretenso cadaver — o Drama, dando-lhe todo vigor, 
fazendo dele um microcosmo, tais sao os fins a que se propoe 
a Revista Dramatica". 

Cada edigao abria com ligeiro artigo do redator, seguin-
do-se materia exclusivamente sobre teatro, mas era pouca 
quantidade, porque so inserida nas paginas externas, servindo 
as internas, em folha aberta, de programa das pecas da Com-
panhia Coimbra, em exibicao no Teatro Santa Isabel. 

Sairam, apenas, segundo foi possivel constatar, trcs nu-
meros, o ultimo dos quais datado de 27 do referido mes (Arq. 
Pub. Est .) . 

O ZIG-ZAG — Orgao do Atelier Miranda — Proprieda
de de Manuel J . de Miranda, a rua Duque de Caxias n° 31, 
publicou-se, pela primeira vez, em fevereiro de 1893. Forma
to de bolso, 18x12, a duas colunas e quati'o paginas, impres-
sas em papel couche roseo. Do seu programa constava, ape
nas, nao ter politica, pouco lhe importando que o poder per-
tencesse "a Cesar ou a Joao Fernandes" . Divulgou comen-
tarios ligeiros e versos humoristicos, assinados por Ambro-
sio Cruz e A. Vaz, ou pseudonimos, como os de Garaa, Borja, 
Zero (este era Barbosa Viana) e Zero Junior. 
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Circulou, novamente, a 28 de fevereiro de 1897, "para 
comemorar o Carnaval", em formato duplicado, com quatro 
paginas, sendo a primeira de propaganda do Atelier Miran
da, ja com sua oficina a rua Padre Nobrega n s . 18 a 22, e a 
u l t ima de charges politicas, em l i togravura. As paginas cen-
trais divulgaram mater ia em prosa e verso, com mui ta verve, 
e propaganda da editora. 

O terceiro numero, nas condicoes do segundo, sendo o 
desenho litografico da primeira pagina assinado por Pedro 
Botelho, publicou-se a 22 de fevereiro de 1898. 

Out ra edigao (1), em formato um pouco maior, saiu a 
lume no dia 13 de fevereiro de 1899, sendo a quar ta pagina 
ocupada pela musica in t i tu lada "Os confettis do Miranda", 
polka pa ra piano, da autoria de Alfredo Gama (Bib. Pub. 
Est. e Arq. Pub. Est .) . 

O PHILOMOMO — Jornal Carnavalesco — Circulou 
pela primeira vez, datado de 12 (repetida a edigao no dia 
14) de fevereiro de 1893, formato de 32x23. com quatro pa
ginas de tres colunas, impresso em excelente papel, no Ate
lier Miranda, a rua Duque de Caxias n s . 29 /31 . Redator 
principal: Ze Procopio. Sob o titulo, os slogans: "Tudo pela 
barr iga" e "Pouco pela pa t r i a" . 

Apresentou-se "ao respeitavel publico trazendo nao a 
mascara que encobre simplesmente o rosto, porem sempre 
a critica sensata que, verberando o atrofiamento das insti-
tuigoes, mostra o mal e ao mesmo tempo a sua corrigenda 
na gargalhada publica". 

Bern redigido, inseriu, inclusive, colaboragao do Dr. Pi-
tombo, Ze Felix e O Leao do Norte. Na ult ima pagina: des-
crigao do prestito e itinerario do Clube Carnavalesco Filo-
momos. 

Reapareceu, em 2a. Epoca, datado de 24, 25 e 26 de fe
vereiro de 1895, com o sub-titulo: Revista das Revistas e, 
abaixo, a quadra: 

"Folha neutra , imparcial, 
De maior circulagao, 
fi 6rgao do. . . Carnaval . 
Redator: Seu Foliao". 

(1) Alfredo de Carvalho registara apenas tres edicoes 
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Formato pequeno (22x15), reuniu 18 paginas, afora a 
capa, esta em papel de cor, sendo impressa no Atelier de 
Artes Graficas, de Afonso Duarte & Cia., a rua do Imperador 
n° 52. Muito variado, servido de boas pilherias e trepacoes, 
foram seus colaboradores principals: Gregorio Junior (pseu-
donimo de Joao Gregorio Gongalves), Fantoche, Chico e Mes-
tre Torres, que assinava os "Topicos tipicos". 

Depois de outro salto, O Philomomo saiu, em 3a. Epo-
ca, a 28 de fevereiro (repetida a edicao no dia 2 de margo) 
de 1897, Era, entao: "Orgao dos orgaos. Neutrissimo. Cheio 
de imparcialidade e d e . . . art igos". Teve oito paginas, no 
primitivo formato, a primeira das quais so com o soneto 
"Viva o Carnaval" . No mais, materia humoristica, entre-
meada de figurinhas carnavalescas. 

Com o sub-titulo "6rgao dos Cujos", saiu, em 1898, o 
N° tJnico, Ano VII (devia ser VI), de 20/22 de fevereiro, for
mato maior, de 47x30, com quatro paginas, ocupando as 
duas centrais, em litogravura, imenso desenho humoristico 
do prestito do Clube Filomomos. Colaboragao, na parte ti-
pografica, de Giz, Domino Preto, Cascarino, Ri-Pango e Zero, 
este ultimo pseudonimo de Barbosa Viana. 

So no ano de 1901 reapareceu Philomomo (sem o artigo 
O), IX Epoca, impresso sobre magnifico papel couche, com 
quatro paginas de 37x24, dizendo-se "Folha anual de maior 
circulagao carnavalesca, com oficina zincografica'*. Lia-se 
no texto, em prosa e verso, entre outras materias: "Belo se-
xo carnavalesco", por Martial; "Alegros", de Jaboatao Senior; 
"Casualidades", por Juvenal, e "Academia Popular dos Quen-
gos", pelo Dr. Ximbirra. 

Restabelecido da perda do O, com o sub-titulo "6rgao do 
Carnaval", eis que voltou o anuario (nem sempre anual ) , da-
tado de 22, 23, 24 de fevereiro de 1903 (1), Ano X . Constava 
do cabegalho: "Edicao definitiva e ult ima"; "Leitura varia 
para todos e para ninguem", mais os versos: 

"Surge ainda u m a vez a caravana ousada, 
Ao rufar do pandeiro, ao ti l intar do guizo. 
Avante! Abram espago a plena mascarada, 
Nesta festa de paz a que preside o riso!" 

(1) No registo dos "Anais", de Alfredo de Carvalho, nao foram 
mencionadas as edicoes de 1898, 1901 e 1903. 
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Foi confeccionado (34x26) na oficina do Jornal do Re
cife, a rua do Imperador n° 47, e apresentou, como sempre, 
variada messe de temas carnavalescos, predominando a assi-
na tura de Duda Moleque. 

Ainda surgiu O Philomomo em fevereiro de 1904, XI 
fipoca, com oito paginas de 38x27 e quatro colunas de com-
posicao. Sub-titulo: "Revista Revisionista das Revistas Ja 
Vistas e Revistas". Abaixo, a frase: "Descarnavalizemos a 
Republica e Republicanizemos o Carnaval" (ass. Mortinho 
da Silva). No Expediente: "Edicao: Uma porcao de milhoes 
de exemplares, cada qual mais exemplar". 

| 
Servido de muita materia critico-ironico-humoristica, 

teve a colaboracao de Lulu Dengoso, Pierre Diable, Matema-
tico, Job Camacho (pseudonimo de Barbosa Viana), Diabo 
a Quatro, Dr. Luar e outros. 

Terminou ai a existencia da interessante folha carnava-
lesca (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (2) . 

O GRACILIANO — Numero unico, datado de 5 de abril 
de 1893, editou-o a Gazeta da Tarde, em homenagem ao "in-
comensuravel e zelomaniaco gerente" Graciliano Martins, 
por motivo do seu aniversario natalicio. Propriedade da "Em-
presa Tipofarmacopia". Em pequeno formato, a primeira 
pagina inseriu o titulo e as palavras da dedicatoria, enquanto 
as tres restantes, a comecar pelas "Razoes da publicacao", 
assinadas pelo chefe da oficina Manuel Araujo, divulgaram 
notas de saudacao de autoria de Fernando Barroca, Eurico 
Vitruvio, Julio Hancem, Alfredo Vaz, Joao Ezequiel e outros, 
intercaladas de quadras, sobretudo humoristicas, a respeito 
do evento. 

Edicoes do mesmo carater circularam, em data identica, 
nos anos de 1894, 1895, 1899, 1900 e 1901, significando a "ho
menagem (a Graciliano Martins) dos seus admiradores e com-
panheiros de trabalho, em o dia do seu aniversario natalicio". 
Saudacoes eram igualmente firmadas por Cleodon da Fon-
seca, Joao de Deus, Antonio Bernardo, Lulu Pelintra (pseu-
domino de Eurico Vitruvio), Artur Vautier, Joao Ferro, Joao 
Nepomuceno, Gregorio Junior, Xavier Coelho, Jose Lima, Hen
rique Soido, Targino Filho, Almeida Braga, Laiete Lemos, Pe-

(2) Comprovantes salteados, ora numa, ora na outra biblioteca. 
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dro Soares, Sebastiao Pinto, e tc . (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. 
Est.) (1) . 

COUSAS DA ARABIA — Revista Politica e Literaria — 
Impressa na tipografia d'A Provincia, surgiu em abril de 
1893, formato de 16x11, com 14 paginas de uma so coluna, 
a capa no mesmo papel comum do texto. Redacao atribuida 
a Faelante da Camara . 

"fi u m a revista — lia-se no editorial de apresentacao — 
escrita a la diable, num estilo macabro, com um pouco da 
filosofia de Offenbach, tendo sempre u m a gargalhada fres-
quinha para tudo o que e postigo". 

Querendo "ter o seu posto de sacrificios", procuraria ser 
desapaixonada, serena, humilde", de u m a "humildade cris
t a " . E t inha "um riso sempre engatilhado" para tudo o que 
fosse pandego, "desde a pose oratoria do sr . Serra Martins 
ate o aplomb marcial do sr. Joao Amorim". 

Em conclusao: "As Cousas da Arabia sao frutos indige-
nas, amadurecidos entre o algodao em rama ou a palha seca 
dos partidos politicos e cotteries literarias, onde a ave sardd-
nica da neutral idade. . . a rmada vai buscar o quinhao sufi-
ciente de ridiculo para as provisoes da ironia". 

A demais materia constou, unicamente, de extensa "Car
ta a um marechal de tragedia", de critica mordaz e virulen-
ta ao Presidente da Republica, Floriano Peixoto, a proposito 
da revolucao do Rio Grande do Sul, das deposigoes de gover-
nadores, dos fatos de 10 de abril, da baixa do cambio e da 
indisciplina no Exercito, assim concluindo: 

"V. Exca. cai, como o porno cai da arvore, pela combina-
gao de causas variadas na vida organica dos maus governos; 
V. Exa . cai porque esta podre". 

A revista-panfleto ficou no primeiro numero (Bib. Pub. 
Est.). 

QUATRO DE JUNHO DE 1893 — Polianteia em home-
nagem ao flautista brasileiro Gervasio de Castro, circulou 
na data formada pelo titulo, sendo impressa no Atelier Mi
randa, em bom papel, formato de 32x22. 

(1) Niimeros esparsos. 
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Na primeira das quatro paginas via-se um desenho em 
litogravura do homenageado, trabalho artistico de Rodolfo 
Lima, com a respectiva legenda, so aparecendo o titulo n a 
segunda pagina, esta e a terceira repletas de artigos ou poe-
sias de saudagao a Gervasio, por motivo do recital-beneficio 
que ele realizaria naquele dia, assinados por Franga Perei-
ra, Julio Pires, Lessa Junior, Joao Barreto de Meneses, Joao 
Pessoa, Baltazar Pereira, E . Fonseca e outros. A ult ima pa
gina estampou o programa a ser executado no Teatro Santa 
Isabel (Bib. Pub. Est.). . 

A BARBOSINA — Pequeno livro de sortes, destinado as 
noites festivas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, foi 
redigido pelo Dr. Afonso do Sentimeruto. Noticiou-lhe o ana-
recimento o Diario de Pernambuco, de 11 de junho de 1893, 
para, tres dias apos, reformar o bom juizo que dele fizera, 
acrescentando: "fisse livro e composto de versos muitos dos 
quais ofensivos a pessoas qualificadas da nossa sociedade, 
e tern como apensos muitos artigos, entre eles alguns imo-
rais e ofensivos, nao devendo ser aceito no seio das familias". 

Logo mais, no dia 17, noticiou o Jornal do Recife a pri-
sao, pelo delegado Cassiano Lopes, "do cidadao Vicente Fer-
reira da Costa, pelo simples fato de andar vendendo o livro 
de sortes denominado A Bai'bosina, espirituosa producao do 
chistoso Dr. Afonso do Sentimento".. Era a celebridade. Seu 
organizador, com certeza, "nunca se persuadiu de que o seu 
modesto livrinho fosse tao honrado pela zelosa e muito cor-
reta policia atual do Estado". E concluiu: "Estamos a apos-
tar que nao ha viva alma, neste Recife, que nao deseie ler 
A Barbosina. Mas, veiam la como fazem isto, porque e possi-
vel que a policia proiba ate a leitura d'A Barbosina". 

A BERNARD A — Livro de Sortes — Publicou-se em ju
nho de 1893, medindo 15x10, com 104 paginas, sob a orien-
tagao de Oliverio Junior. Foi "organizado a capricho, para 
entretenimento das tradicionais e festivas noites de Santo 
Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, contendo: misterios d'alto 
valor e mil e uma diversoes de salao, proprias para por em 
prova os espiritos perspicazes. Leitura variada e aos filan-
tes privada". Editado por J . W. de Medeiros, proprietario 
da Livraria Francesa, foi impresso n a oficina de F . B . Bou-
litreau. 

f 

Em seguida as Sortes, apresentou boa "Miscelania", na 
qual se incluiu colaboragao de Franga Pereira, Oliverio Ju-
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nior, Galdino de Barros, Demostenes de Olinda, Tome Gib
son e outros poetas e prosadores (Bib. Pub. Est.). 

A CIGANA ULRICA — Novo Livro de Sortes para entre-
tenimento das festejadas noites de Santo Antonio, S. Joao 
e S. Pedro — Aparecido sem data, circulou, na realidade, em 
junho de 1893, obedecendo ao formato de 15x10, com 96 pa-
ginas, sendo as doze ultimas de anuncios e em papel de cor. 
Redator — Pala Dina; editores e impressores — Afonso Du-
arte & Cia., com tipografia situada a rua 15 de Novembro 
(atual do Imperador) n° 65. 

Dividiu-se o texto em duas partes, "contendo, alem de 
variadas e interessantes sortes, uma escolhida colecao de 
poesias, ;contos, charadas, logogrifos,v receitas uteis, etc.". 
Em meio as transcricoes, ocorreram trabalhos assinados por 
Olimpio de A. Galvao e Rosa Silvestre (Bib. Pub. Est.). 

O MARINHEIRO — 6rgao hipocondriaco — Datado de 
"19 de Martiniano de Veras" (identificado como o mes de 
junho) de 1893, o n° 1, serie I, apresentou-se em formato de 
32x22, com quatro paginas de duas colunas largas. Tira-
gem: "infinita". De "maior circulacao no m u n d o " . . . 

Redigido em linguagem humoristica, o artigo de aber-
tura fez sugestoes para a efetivacao de um "Congresso Cons-
tituinte de Redatores". Seguiram-se versos caricaturalmen-
te atribuidos a Afonso Olindense e pensamentos, tambem em 
pastiche, de diferentes escritores e jornalistas locais. Ainda 
as segoes "Dizem.. ." e "fi voz corrente. . .", so se ocupando 
de gente da imprensa. 

Impresso na Tip. Industrial, a rua do Imperador n° 
75, o n° 2 exibiu a data de "26 do Coronel Atraca de 1893, 
continuando o programa do anterior (Bib. Pub. Est.). 

SILVA JARDIM — Numero unico, "homenagem da 
Uniao Civica de Pernambuco a veneranda memoria do imor-
tal procere da Republica, no segundo aniversario do seu de-
saparecimento na cratera do Vesuvio", circulou a 1° de ju-
lho de 1893. 

Com quatro paginas, em bom papel, impresso na Tip. 
Industrial, apresentou-se a polianteia no formatode 50x34, 
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lendo-se na primeira, circulada de vinhetas, alem da dedica-
toria, as locugoes i tal ianas: "Vuolsi cosi cola, dove si puote" 
e "Cio che si vuole, e piu non dimandare" . 

As tres paginas restantes divulgaram producoes origi
nals, tudo sobre Silva Jardim, assinadas por Felicio Buar-
que, Francisco Soares Quintas, Jose de Amorim, Alfredo To
ledo, Tome Gibson, Frota e Vasconcelos, Otavio Hamilton 
Tavares e Paulo Silveira, encarregados da publicagao, e ain
da de Augusto Figueira, Fernando Barroca, Manuel Caval-
canti de Melo Filho, Ferreira Junior, Artunio Vieira, Osvaldo 
Machado, Joaquim Tiago da Fonseca e Manuel Paulo de Al
meida (Bib. Pub. Est. e Bib. do Inst. Arq.). 

JORNAL DO DOMINGO — Semanario, comegou a pu-
blicar-se no dia 16 de julho de 1893, formato de 37x27, com 
quatro paginas de quatro colunas, impresso, em bom papel, 
n a tipografia da Gazeta do Recife, a rua do Imperador n° 
43 . Diretores — Olimpio de Arroxelas Galvao, Antonio Ve-
nancio Filho e Manuel Arao. Ainda no cabegalho, a lista de 
colaboradores: Joao Barreto de Meneses, Artur Bahia, Er
nesto de Paula Santos, Severino Barbosa, Mateus Coimbra, 
Oscar Leal, Eurico Vitruvio, Silva Oliveira, Tito Franco, Epa-
minondas de Albuquerque, Artunio Vieira, Paulo de Arruda, 
Luiz Gomes e Alberto Miranda. Tabela de assinaturas: tri-
mestre — 2$500; mes — 1S000; para o interior: semestre 
— 6$000; tr imestre — 3$000. Redagao a rua da Penha, n° 
8, 2° a n d a r . 

Sem fazer politica, atirava-se a rua "de langa em riste", 
desassombradamente, com espirito forte, compreendendo a 
luta como um apostolado. 

Esperava colocar-se "a a l tura do nosso desenvolvimento 
intelectual" . 

Alem de artigos assinados e poesias, iniciou as segoes 
"Recados" e "Chistes", esta a cargo de Fortunio de Paula 
(como se ocultava Ernesto de Paula Santos) ; noticiario li-
geiro e u m a pagina, a quarta , de anuncios. 

Seguiu-se a publicagao (1), a principio regularmente, 
vindo a sofrer lacunas a part ir do segundo mes. 

i 

(1) No seu registo, Alfredo de Carvalho mencionou, apenas. o n° 1 
do Jornal do Dominga. dando-o, alem disso, por engano, como impresso 
na oficina do Diario de Pernambuco. 
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Bern redigido e bem impresso, manteve escolhido grupo 
de colaboradores, incluindo Odilon Nestor, Fernando Griz, 
Sampaio Cardoso, Ribeiro da Silva, Nero, etc., ao passo que 
alguns dos mencionados no cabecalho nada escreveram. 

O diretor A. Venancio Filho, que se batera, em artigos 
assinados, com A Provincia, rebatendo ataques ao Jornal do 
Domingo, afastou-se da empresa, sendo substituido, no n° 
9, por Severino Barbosa, entrando mais dois diretores: Odi
lon Nestor e Sampaio Cardoso. 

O periodico, em situagao financeira dificil, viu-se na 
contingencia de parar . E que o diretor-gerente, A. Venancio 
Filho, nao se conduzira a al tura da confianga nele deposita-
da pelos companheiros, deixando-lhes serios compromissos 
a solver, conforme a nota "Ao publico", da edigao de 12 de 
novembro, n° 12, que foi o ultimo divulgado. 

Desde o n° 10, (extraordinariamente com seis paginas, 
mas apenas cinco impressas), o Jornal do Domingo foi con-
feccionado na Tip. Industrial, a rua do Imperador n° 75, 
instalada a redacao no mesmo local. Reduzira o formato. 
diminuindo, sensivelmente, a parte de arnincios. O folhetim 
de Manuel Arao — "Martir e Anjo"— publicou-se, pela ulti
ma vez, no n° 10, ficando por concluir (Bib. Pub. Est.) . 

REVISTA POTYGUAR — Publicagao mensal, de elemen-
tos da colonia do Rio Grande do Norte, surgiu em agosto de 
1893, formato de 32x22, com oito paginas a duas colunas lar-
gas de composicao. Impressa na Tipografia Industrial , a rua 
do Imperador n° 75, t inha escritorio redacional na rua Ba-
rao da Vitoria (atual rua Nova) n° 35, 1° andar . Comissao 
de Redacao: Joao Batista de Vasconcelos Chaves, Francisco 
de Sousa Nogueira, Honprio Carrilho da Fonseca e Silva, 
Hemeterio Fernandes Raposo de Melo e Jose Lucas Soares 
Raposo da Camara, os dois ultimos sucedendo-se na fungao 
de secretario. 

"O seu programa — resumia o editorial de apresenta-
gao — e combater pelas letras e defender o Estado do Rio 
Grande do Norte em sua integridade e honra, sem entretan-
to descer ao partidarismo condenavel". 

Circulando regularmente, quase que so divulgou, na sua 
cur ta existencia, trabalhos, em prosa e verso, dos redatores, 
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alguns figurando, n u m a mesma edicao, com duas ou trcs 
producoes, especialmente Lucas, o da "Sabat ina" (cronica 
da ul t ima pagina) , sendo unicos colaboradores a parte Luiz 
Evangelista de Oliveira e Joao Lindoso Camara . 

Nao foi alem do n° 4, que saiu no mes de novembro 
(Arq. Pub. Est. e Bib. da Fac. Dir. UFPe.). 

REVISTA DE ARTES E ANNUNCIOS — Iniciou sua 
circulacao no mes de agosto de 1893, obedecendo ao forma-
to de 32x22, com quatro paginas . Editores — Afonso Duarte 
& Cia. , proprietaries do Atelier de Artes Graficas, situado 
a rua do Imperador n° 52. Publicacao indeterminada, sai-
ria uma vez em cada t r in ta dias, para distribuigao gratui ta 
"por toda parte e a todo o m u n d o " . 

Abriu o texto o artigo "Milagres do anuncio", sendo a de-
mais materia constituida de reclamos comerciais, entremea-
dos de notas curiosas, charadas e noticias de poucas l inhas. 

Prosseguindo, o n° 3, datado de 20 de outubro, apareceu 
com cada u m a das quatro paginas impressa em cor diferen-
te (Bib. Pub. Est.) . 

Afora a parte manuseada, publicaram-se mais dois nii-
meros da folha especializada, o ultimo dos quais registado 
pela "Revista diaria" do Diario de Pernambuco, edicao de 
31 de dezembro. 

O JASMIM — Numero unico, foi dado a lume no dia 12 
de agosto de 1893, formato de 32x22, com quatro paginas de 
duas colunas largas, impresso na oficina do Jornal do Recife. 
Motivou a publicagao o transcurso do aniversario natalicio 
da senhorinha Clara Rosa Temporal, mediante iniciativa de 
um grupo de amigos. 

Escreveram cronicas e notas de saudagao: M. J . Silvei-
ra, Maria do Carmo Temporal, Ana Beiriz, mais quatro dife-
rentes Beiriz e outras assinaturas femininas, terminando 
com u m a parte de l i teratura propriamente dita, com produ
coes, tambem concisas, de P . A. G. , Vaugirard, e tc . (Bib. 
Pub. Est .) . 

UNIAO COMMERCIAL — Polianteia em "homenagem 
aos seus socios Manuel Ferreira da Cun»ha, bemfeitor, e dr . 
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Antonio Gomes Pereira Junior, protetor", conforme o qua-
dro de vinhetas da primeira pagina, circulou no dia 12 de 
agosto de 1893, formato de 18x11, impressa em papel couche. 

As duas paginas centrais divulgaram notas ligeiras, a 
respeito da festa que a Uniao Comercial programara, inclu
sive inauguracao de retratos dos homenageados em seu salao 
de honra, assinadas por diferentes nomes, entre os quais 
Celso Vieira, Jose Coelho e Ribeiro Junior. Na ultima inse-
riu-se o programa do baile comemorativo (Bib. Pub. Est.). 

O BOUQUET — Outra polianteia, distribuiu-se na noite 
de 29 de agosto de 1893, como "sincera homenagem pelo fe-
liz aniversario da simpatica jovem Elisa Aurea Monteiro". 
Foi impressa na Tip. Industrial, formato de 24x16, com 
quatro paginas, a primeira servindo de capa, circulada de 
vinhetas. 

Preito de amigas, afora o artiguinho de abertura, onde 
se falou n a vibragao das "cangoes melodiosas da aurora" e 
no "batel cor de rosa do Sonho", a materia do texto constou 
de diferentes saudagoes, quase so em versos, varios nomes de 
flores servindo de pseudonimos (Arq. Pub. Est.). 

JULIO HANCEM — Numero unico, circulou a 26 de se-
tembro de 1893, formato de 44x32, com quatro paginas, mais 
um Suplemento de duas, tendo o reverso em branco. Foi 
impresso na tipografia da Gazeta do Recife, situada a rua 
do Imperador n° 43, por iniciativa da classe grafica, a fren-
te a seguinte Comissao de Redagao: Cirilo Ribeiro, Joao Eze-
quiel e Alfredo Gomes. 

Alem das datas de nascimento e falecimento, na primei
ra pagina, cercada de tarja, figuraram, em caracteres for
tes, os dizeres: "Homenagem da Uniao Tipografica Pernam-
bucana a veneranda memoria de Julio Guilherme Hancem, 
seu imortal defensor". 

Sobre a personalidade do lider dos tipografos, falecido 
precisamente dois meses antes, escreveram, entre outros, Pe
dro Brasil, Joao Ferro, Antonio de Jesus, Antonio Correia de 
Oliveira, Honorio de Araiijo, Ermiro Lima, Artunio Vieira, 
Francisco de Assis e E. R. Pinto (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. 
Est.). 
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A AUTONOMIA — Grgao Politico — Surgiu no dia 26 
de setembro de 1893, formato de 38x27, com quatro paginas 
de tres colunas largas, sendo impresso na tipografia situa-
da a rua das Flores n° 24, l a andar, ai localizados tambem 
o escritorio e a redagao. Redigido por Domingos C. de Sousa 
Leao Junior, destinava-se a circular trissemanalmente, anun-
ciando tiragem de 500 exemplares. Assinatura trimestral — 
2$000, acrescida de $500 para fora da cidade. Numero avul-
so — $100. 

• 
No editorial de apresentagao, dizia-se o jornal "clara e 

francamente decidido adepto da forma federativa em um 
pais republicano, e adversario, que nao transige, da partici-
pacao do elemento militar na gestao dos negocios publicos", 
frisando: " . . .nun'ca poderemos prosperar, evoluir, crescer, 
financeira e economicamente, aos olhos dos nossos irmaos 
vergados, subjugados pelo militarismo, um poder absoluto, 
inepto, egoista, vacilante sempre". 

Do programa: " . . . analisara, desapiedadamente, a mar-
cha administrativa dos atos governativos, quer tratando-se 
do Poder Central, quer particularizando-se ao nosso gran-
dioso Estado". Orgao livre, pugnaria pelos direitos do povo. 
Seria, enfim, um "grito de alarma em defesa da Republica". 

Seguiu-se outro artigo, igualmente assinado pelo reda-
tor, sob o titulo "Abaixo a farda!". E mais: folhetim, noti-
ciario, "Variedades", "Coluna recreativa", poesias \e quase 
uma pagina de anuncios. 

Publicado regularmente, abria cada edigao com artigo 
assinado pelo redator unico, sob o titulo "Em nosso posto", 
em que comentava o andamento da revolta da Esquadra bra-
sileira, atacando o governo do marechal Floriano Peixoto. 
Inseria sempre um segundo artigo politico, ou cronica lite-
raria, e uma poesia com a mesma assinatura . Enquanto isto, 
Sabino Filho (Joao), com igual constancia, firmava poesias 
e a segao de charadas . Foram, ainda, colaboradores da "Co
luna Recreativa", so constituida de poesias: Augusto Aristeu, 
Custodio Braga, Ulisses d'Aquino, G. Lima e Joao Bezerra 
de Vasconcelos. 

Manteve algum noticiario, uma "Coluna Publica" e li-
geiras publicagoes comerciais. Com onze insergoes, ficou por 
terminar o folhetim "Um capitao de quinze anos", sem assi
n a t u r a . 
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O ultimo numero divulgado foi o 11°, datado de 8 de no-
vembro (Bib. Pub. Est .) . 

REVISTINHA ACADEMICA DA FACULDADE DE DI-
REITO DO RECIFE — Surgiu a 30 de setembro de 1893 — 
n° 1, serie I — formato de 15x11, com 16 paginas, inclusive 
capa simples, no mesmo papel acet inado. Propriedade de 
"um calouro". Trabalho grafico da oficina d'A Provincia. 

Apresentou modesto editorial, declarando que o "riden-
do discere" seria sua divisa. Por cinco sampaios de cada 
colega, daria sempre "um ponto de uma das cadeiras, tais 
como os de Penal e de Direito Militar, que sao o estorvo do 
programa de Criminal, por onde principiaremos; u m a cro-
nica humoristica da semana academica e, finalmente, a 
musa do Pricillo, o encanecido colega que conhece ja t an to 
a escola do Recife". 

Ficou, entretanto, na edicao de estreia (Bib. Pub. Est.). 

O TEMPO — Periodico Literario, Humoristico e Noti-
cioso — Saiu a lume no dia 8 de outubro de 1893, formato 
de 19x13, a duas coluans de composicao, com quatro pagi
n a s . Do expediente constou: "Participamos aos nossos lei-
tores que so e este o numero que e gratuito, por ser o pri-
meiro". 

O editorial de apresentacao dizia: "O Tempo e um jor-
nal cientifico, que traz o emblema e a es ta tua da l i teratura 
propagadora da ins t rucao". 

6rgao semanal, estampou, no numero 2, a tabela de 
assinaturas: trimestre: — 1$500; mes — $500. Preco do 
exemplar — S100. Impressao a cargo da tipografia da Ga-
zeta do Recife, a rua do Imperador n° 43, local tambem da 
redagao. Sua mater ia constou de "Variedades", "Literatu
ra", "Artes", "Noticiario" e "Cocegas". 

O n° 3 so circulou no dia 6 de novembro, mas em for
mato duplicado, com 25 cm de es ta tura e tres colunas nor
mals, assim cont inuando. Sem indicar corpo redacional, 
teve a colaboracao de J . E . , Minervino da Rocha, C. Leal, 
Ulisses Grant ; Ulisses ou Lysseu G.; Joao de Deus, Joao B . 
de Vasconcelos e outros. Bern movimentada foi a segao de 
charadas; e os raros anuncios, aumentando pouco a pouco, 
te rminaram ocupando mais de uma pagina. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 365 

Mas, a tudo contrariando, O Tempo parou, depois de 
haver saido a rua a setima edigao, datada de 17 de dezembro 
(Bib. Pub. Est.). 

A IDEIA — 6rgao de uma Associacao — Saiu a lume 
no dia 16 de outubro de 1893, em bom formato de 45x32, 
com quatro paginas e colunas de 16 ciceros. Impresso na 
oficina do Diario de Pernambuco, a rua Duque de Caxias n° 
42, assinava-se a 1$000 por trimestre, custando o exemplar 
100 reis. So um nome destacado no cabegalho: o do cobrador 
Manuel Quinteiro. 

"Noticioso e critico, sem molestar esta ou aquela indi-
vidualidade", defenderia "os interi^sses de qualquer classe, 
quando ofendida". E defenderia, por outro lado, "como um 
Direito Sagrado, a Igreja Catolica, Apostolica, Romana". 

Seguiram-se: "Religiao", editorial doutrinario; "Uma 
nota por semana", por Krupp, destinada a defender "os in-
teresses do povo, dos artistas e da religiao"; "Artes"; "Na 
palestra"; "Literatura"; "Folhetim"; "Variedades"; "Solicita-
das"; "Noticias diversas" e pouco mais de uma pagina de 
anuncios. 

No segundo numero, Joao Ezequiel conclamava, em ar-
tigo, a adesao total dos seus colegas a Uniao Tipografica 
Pernambucana; e um editorial repelia Braz, da Gazeta da 
Tarde, que apontara erros gramaticais d'A Ideia, o que "nao 
admirava" por tratar-se de jornal "escrito por artistas e ope-
rarios". Terminou apontando erros do lado de la. 

Manteve-se variado, incluindo <a segao "Passa-tempo", 
de charadas, e circulou regularmente, com a colaboragao de 
Ventura, Jose de Matos, Pedro Joaquim Velez Botelho, F . 
Assis, E. R. Pinto, Manuel Liborio, Joao Barreto de Mene-
ses, Joao Avelino de Albuquerque; G. A. de Brito, com o en-
saio comico "Uma bernarda"; A. C. Serafim e Silva, Xa-
vier de Novais e Joao Ezequiel. Situava-se a redagao no n° 
68, 2° andar, da rua Sao Francisco (hoje, Siqueira Campos) . 

Ultimo numero publicado foi o 9°, de 16 de dezembro 
(1) (Bib. Pub. Est.). 

CD Alfredo de Carvalho registara o primeiro numero d'A Ideia 
como sendo "unico", seguido de interrogacao. 
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A COISA — Folha Critica, Satirica, Humoristica — Sur-
giu no dia 6 de novembro de 1893, formato de 37x25, com 
quatro paginas de quatro colunas. Impressa n a oficina da 
Gazeta do Recife, a rua do Imperador n ° 43, era ai tam-
bem a sua redagao e administracao, custando 100 reis cada 
exemplar. Redatores: Juvenal, Tito, Botelho, Ismael, Diabel 
e Honorio. 

Redigida por "meia duzia de boemios, mais por tempe-
ramento do que vontade", dizia o artigo de apresentacao:"A 
Coisa levara tudo a rir, desde os sapatos de fivelas do padre 
santo ao colarinho sebento do colegial; desde o rei ao espa-
nador de coroas; desde o presidente da Republica". . . e por 
ai a fora. 

Publicaram-se, apenas, dois numeros, repletos de ma
teria espirituosa, em prosa e verso, em doses ligeiras, assina-
da com pseudonimos. Nao faltava a leve trepacao politica, 
nem a anedota de duplo sentido, sendo a quar ta pagina de 
anuncios. 

O n° 2 teve a da ta de 13 de novembro (Bib. Pub. Est .) . 

O EQUADOR — Ciencias, Artes e Letras — Circulou a 
24 de novembro de 1893, impresso n a oficina do Jornal do 
Recife, a rua do Imperador n° 47, formato de 31x22, com 
oito paginas . Destinava-se a circular em dias indetermina-
dos, indicando os precos de 5§>000 por doze numeros (6$000 
para fora da cidade) e de $500 por exemplar. 

A pagina de frente foi ocupada por um retrato litogra-
vado do jurisconsulto Clovis Bevilaqua (autoria de Antonio 
Vera Cruz), cujo "Esboco biografico" se seguiu, no texto, as-
sinado por Artur Orlando. 

Sobre diferentes assuntos escreveram Gervasio Fiora-
vanti, Goncalves Maia, Martins Junior, Clovis Bevilaqua, 
Franga Pereira e Jesu Kar de Sotero, terminando com a cro-
nica "O que se passou", de Joao Cirs. 

Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub 
Est.). 

O JULIO — Polianteia de 20 de dezembro de 1893, foi 
publicada em solenizacao ao 34° aniversario natalicio do jor-
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nalista Julio Falcao, em pequeno formato de 19x13, com qua
tro paginas. 

Redigido por Gregorio, Dentista, Ismael, Pipo, Honorio. 
Diabel e Balisa, todos saudando o homenageado, em prosa 
e verso, imprimiu-se na tipografia do Correio do Recife (Bib. 
Pub. Est.). 

1 8 9 4 

A UNIAO DA UNIAO — Folha familiar fosforescente — 
Declarando-se, tambem, "orgao do Gremio Esperangas da 
Patria", saiu o numero unico no dia 1 de Janeiro de 1894, 
formato de 22x16, com quatro paginas de duas colunas. 

Comemorativo da entrada do ano, sua materia constou 
de segoes leves e humoristicas, em prosa e verso, nelas cola-
borando Gregorio Junior (pseudonimo de Joao Gregorio Gon-
galves), Zero (Barbosa Viana), Martinho G., Pedro Botelho 
e Mandurois (Bib. Pub. Est.). 

O ESCUDO DA VERDADE — Folha quinzenal, apareceu 
no dia 15 de Janeiro de 1894, pequeno formato, com quatro 
paginas, tendo a redacao instalada na Travessa Marques do 
Recife n° 12. Reda tores . . . diversos. Propriedade de "uma 
Associacao Evangelica". Assinatura trimestral — 1S000. 
Sob o titulo inscrevia-se a divisa: "Onde esta o sabio? Onde 
o doutor da lei? Onde o esquadrinhador deste mundo? Por-
ventura nao tern Deus convencido da estulticia a sabedoria 
deste mundo?" (I Cor. 1° 20) . 

Lia-se no editorial de apresentacao: "Nao pertencemos 
a nenhum grupo politico; desejamos a paz e a prosperidade 
para a nossa cara pa t r ia" . , 

" . . . t u d o quanto concorrer para profligar o erro, a su-
perstigao e a hipocrisia encerrar-se-a no ambito do nosso 
programa". 

Seguiram-se artigos doutrinarios e tradugoes de Filipe 
da M. de A. C , fechando a ultima pagina alguns anuncios. 

Con,tinuou a publicagao, melhorando o formato para 
32x22, mas diminuindo-o no fim. Alem dos editorials, teve 
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a colaboracao de Alves Mendes, H. M. Call e Ulisses Neves 
Cesar de Melo, que assinava prosa e verso. 

Imprimiu-se na Tipografia Industrial, a rua do Impera-
dor n° 75, sendo ultimo numero publicado o 6°, de 31 de 
margo (Bib. Pub. Est.) (1) . 

O SANSONE — Jornal Lirico Serio-Funambulesco — 
Propriedade "de uma sucia de rapazes de talento anonimo", 
saiu a lume no dia 14 deabr i l de 1894, formato de 27x19, a 
tres colunas de composigao e quatro paginas. Constava do 
Expediente: "Assinaturas — Isto nao e conosco, pois nao que-
remos magadas. Prego avulso — Somente um sampaio, en-
quanto nao chegam as apolices municipals". 

O editorial, assinado por "Armindo Campos — redator 
-chefe", declarou que O Saiisone vinha ocupar o lugar do 
Aricn, o qual "por motivos justificados nao apareceu na 
epoca a tual" . 

Ensejou o aparecimento da folha a nova temporada liri-
ca do Teatro Santa Isabel, com a Companhia de Giovani 
Sansone. Impressa na oficina da Gazeta do Recife, a rua do 
Imperador n° 43, suas paginas constavam, apenas, de ma
teria tipografica, sendo a quarta ocupada com anuncio das 
operas encenadas no dia de cada publicagao, semanalmente. 
Focalizava assuntos de teatro, em notas satiricas e versos 
chistosos, caricaturalmente assinados por nomes destacados 
da imprensa diaria. Um dos seus redatores era Gregorio 
Junior (Joao Gregorio Gongalves) . Como ilustragao, apenas 
vinhetas intercaladas entre a materia. 

Finda a temporada, terminou, igualmente, a existencia 
d'O Sansone, cujo ultimo numero foi o 6°, de 19 de maio 
(Arq. Pub.Est.). 

O ALBUM — "Sobre uma elegante moldura a que vem 
ligado — noticiou o Diario de Pernambuco de 11 de maio de 
1894 — ofereceram-nos ontem o numero unico de um jornal 
assim intitulado e que foi dedicado a simpatica artista Vito-
ria Sulli, ante-ontem, por ocasiao do seu beneficio no Teatro 
Santa Isabel. O trabalho de impressao esta irrepreensivel-

Cl) Colecpao desfalcada. 
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mente correto, destacando-se no centro o retrato em busto 
da talentosa artista, que tanto tem sabido impor-se a pla-
teia pernambucana . Os artigos sao firmados pelos srs . C. 
Neves, Euclides Fonseca, Nieli e d r . Molinari Laurin" . 

Foi editado por Flosculo de Magalhaes & Cia. e impresso 
n a oficina da Gazeta do Recife. 

DOZE DE MAIO — Circulou esta polianteia na da ta do 
titulo, ano de 1894, formato de 32x22, com quatro paginas, 
n a primeira das quais, circulada de vinhetas, se lia, em ti-
pos fortes: "Homenagem dos socios da Sociedade Recreativa 
Juventude ao seu consocio benemerito Manuel Caitano de 
Andrade Falcao". Confecgao material da Tipografia Indus
trial . 

Em torno de tal personalidade, escreveram, nas pagi
nas restantes: Artunio Vieira, Sousa Santos, Leovigildo Sa
muel, Manuel Jose de San tana Araujo, Almeida Braga, Spen
cer Neto e outros (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) . 

A IMPRENSA — Grgao da Classe Tipografioa — Circu
lou a 15 de maio de 1894, sob a diregao de Joao Ferro. For
mato de 32x22, com quatro paginas de tres colunas, foi im
presso nja Tip . Industrial , a rua do Imperador n° 75, onde 
funcionava, igualmente, a redagao. Tabela de assinaturas: 
semestre — 3$000; tr imestre — 1$500; mes — $500; para o 
interior: semestre — 4$000; trimestre — 2$000. Numero 
avulso — $100. 

Vinha preencher, consoante o artigo-programa, "urn va
cuo que de ha muito nao deveria existir". Folha "literaria, 
critica e noticiosa", nao trataria, nas suas colunas, da "mi-
seranda politica", adiantando o editorialista: "Empenhar-
-nos-emos pelo alevantamento da ar te tipografica, que e, 
como ja o disse alguem, a propulsora do progresso e da civi-
lizagao dos povos". 

Logo a seguir, escreveu Joao Ferro sobre a responsabili-
dade que assumiram os diretores do jornal e a situagao da 
classe". Na pagina de Literatura apareceram versos de Joao 
Bezerra de Vasconcelos e Constancio de Carvalho e prosa de 
V. M. Demais materia: "Conversando", de Ro Zonella; 
"Contos a vapor"; "Movimento tipografico"; "Carambola" 
(charadas) e "Noticiario". Um unico pequeno anuncio. 
(Bib. Pub. Est.). 
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Embora, por motivos circunstanciais, nao pudesse ir 
mais longe, a inda circularam os n s . 2 e 3 d'A Imprensa, o 
ult imo dos quais datado de 18 de junho, conforme registou, 
no dia seguinte, o noticiario de Jornal do Recife (1) . 

THEATRO SANTA ISABEL — Polianteia de 18 de maio 
de 1894, circulou por ocasiao do t ranscurso do 44° aniversa-
rio da fundagao da referida casa de espetaculos, n u m a ini-
ciativa da Inspetoria dos Teatros de Pernambuco . Impressa 
n a oficina do Diario de Pernambuco, formato de 45x32, com 
quatro paginas, cons taram da primeira o t i tulo e os dizeres 
da homenagem, em caracteres fortes. As tres restantes (a 
quatro colunas de 16 ciceros, tipo corpo 8, batido) foram ocu-
padas, unicamente , pelo impor tan te t rabalho de pesquisa 
"Historia do Teatro de Pernambuco", autoria de Francisco 
Augusto Pereira da Costa (1 A) (Bib. Pub. Est. e Colecao V. 
de Oliv.). 

LUIZA FONS — Coroa Poetica — Polianteia era home
nagem a cantora lirica cujo nome figura no titulo, saiu a 
lume no dia do seu espetaculo de beneficio, no Teatro San ta 
Isabel: 19 de maio de 1894. Formato de 31x22, com quatro 
paginas, n a primeira exibiu o soneto de Franga Pereira, em 
idioma italiano: "Al cisne del Lacio", e n a qua r t a o poema 
"Algo", de Teotonio Freire . Das paginas centrals constaram 
outras poesias: de Gregorio Junior (pseudonimo de Joao 
Gregorio Gongalves), Taumaturgo Vaz, Passos de Almeida, 
Machado Dias, Odilon Nestor, Jose Lima, Augusto Aristeu, 
Barao G. J . d'Herpent (em frances), Tome Gibson e Sousa 
Nogueira (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est . ) . 

O PROPHETA — Livro de Sortes destinado as festivas 
noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, circulou ao 
findar-se o mes de maio de 1894, consoante noticiou, no dia 
31, o Jornal do Recife. 

DIABO A QUATRO — Entrou em circulagao esse outro 
livro de sortes, redigido por Frei Ignacio. Continha, alem da 
mater ia especifica, " u m a pequena par te recreativa" (Diario 
de Pernambuco, 2 .6 .1894) . 

(1) Dos "Anais" consta o "n° 1 e unico", interrogativamente. 
(1A) A parte referente ao Teatro Santa Isabel acha-se reproduzida 

na revista Contraponto, edigao de outubro de 1947. 
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A FADA MORGANA — Livro de Sortes pa ra as noites 
festivas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, editou-o 
a firma Nogueira Irmaos, proprietaria do Panteon das Artes, 
si tuado a r u a do Imperador n° 65. Dizia-se organizado "sob 
os auspicios do celebre magico Merline", dividida a mater ia 
em tres par tes : la . — Sortes; 2a. — Jogos de Oraculos; 3a. 
— Variedades Li terar ias . 

Acrescentou a informacao do Diario de Pernambuco de 
6 de junho de 1894: "As sortes sao feitas em lindas quadras 
e as out ras par tes nao lhe ficam somenos em interesse. 
Acompanha o livro u m quadrante-relogio". 

A BOHEMIA — No dia seguinte, noticiou o mesmo Dia
rio de Pernambuco haver entrado em circulacao este outro 
Livro de Sortes, redigido por Claudio Gil e editado por Hugo 
& Cia. , proprietaries pa Papelaria Americana, contendo 
aproximadamente 100 pag inas . Afora as Sortes, apresenta-
va "boa par te literaria, muito var iada" . 

O FUTURO NA PALM A DA MAO — "Um bom livrinho 
de sortes assim inti tulado acaba de sair das oficinas tipo-
graficas da Tipografia Indus t r ia l . Conta 48 paginas e e ni-
t idamente impresso, o que em todo caso predispoe bem o lei-
tor . A par te recreativa esta bem regular e, a par de algu-
mas boas producoes literarias, esta escrito com chiste" (Dia
rio de Pernambuco, 10.6.1894) . 

A TZIGANA — "Mais um livro de sortes acaba de ser 
editado, com o titulo acima, saido das oficinas tipograficas 
da Tipografia Economica e de que e editora a Livraria Fran-
cesa". A mater ia principal acrescentava " u m a boa misce-
lanea colaborada por diversas penas conhecidas no nosso cen-
tro l i terario" (Diario de Pernambuco, 26 .6 .1894) . 

A ROLETA — Anuario Critico, Ilustrado, Dedicado aos 
Interesses de todas as Classes — Circulou no "Sao Joao de 
1894", com seis paginas, em formato de 32x22. Redatores: 
Antonio Pinheiro de Castro, major Afonso Leal, J . Ambro-
sio da Cruz e Higino Passos. Colaboradores: "os redatores 
de t a len to" . 

Apos o ar t iguete de apresentacao, inseriu "Sortes em 
versos" e "Sortes em prosa", terminando com o "Retrospecto 
eletrico". A ilustracao constou de vinhetas figurativas. 
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Apesar de ter saido como n° 1, ano I, nao voltou no ano 
seguinte (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

REVISTA CONTEMPORANEA — Publicacao quinzenal 
— Saiu a lume no dia 15 de agosto de 1894, formato de 32x22, 
com oito paginas de duas colunas largas. Redator-chefe — 
Franga Pereira; secretario — Teotonio Freire; redator-geren-
te — Marcelino Cleto. Impressa na Tip. Industrial, a rua do 
Imperador n° 75, instalou redagao na rua do Aragao n° 20. 
Tabela de assinaturas: ano — 10$000; semestre — 5$000; 
trimestre — 3S000; para fora da cidade, respectivamente, 
12S000, 6$000 e 4$000. 

Apareceu, consoanite o artigo-programa — "Pro domo 
nostra" — assinado pelos redatores, "sem profissao de fe li-
teraria, sem codigos, formulas, nem receitas esteticas", para, 
"quanto em si couber, acompanhar as ideias novas", acen-
tuando: "Quer a revolta, onde seja ela reclamada". Mas pre-
ferira "a caricia insinuante e clara". 

orgao literario da melhor qualidade, publicou-se com 
regularidade no ultimo dia de cada quinzena, sem fugir ao 
regime de oito paginas, em bom papel, terminando as edi-
goes, invariavelmente, excelente cronica, varian,do de assi-
natura, e o "Livro de porta", do qual constava o movimento 
publicista de Pernambuco. 

Alem de inserir consecutivas produgoes da equipe reda-
cional, ocupando-se Marcelino Cleto de temas musicais, teve 
a colaboracao, em prosa ou verso, de Clovis Bevilaqua, Paulo 
de Arruda, Faria Neves Sobrinho, Olinda Cavalcanti, autor 
dos "Tragos juridicos"; Artur Muniz, Demoste^es de Olinda, 
Dionisio Maia, Julio Pires, Miguel Barros, Alfredo de Castro, 
Francisco Pinto de Abreu, Taumaturgo Vaz, Virgilio de Sa 
Pereira, Gervasio Fioravanti, Alfredo Falcao, Domingos Leao, 
o mesmo Paulo de Assis; Faelante da Camara, Martins Ju
nior, Celso Vieira, Baltazar Pereira, Carlos Porto Carreiro, 
Jose Lima, Temistocles Machado, Gregorio Junior, Raul de 
Azevedo, Clodoaldo de Freitas, Jose Selgas, Lessa Junior, A-
derbal de Carvalho e outros. 

No n° 3 abria-se a segao "Os desaparecidos", com o tra-
balho "O sr. Guizot e a escola espiritualista do seculo XIX", 
de Tobias Barreto. 
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A confecgao da Revista passou a ser feita na tipografia 
d'A Cidade, a rua do Imperador n° 53, do 2° ao 8° numero 
do ano II ; o n° 9 saiu do Atelier Miranda, a rua Padre N6-
brega ns . 18/22, transferindo-se, depois, para a oficina d'A 
Provincia, a rua do Imperador n° 19, onde permaneceu. O 
escritorio da redacao, por sua vez, mudara-se para a rua 
Gervasio Pires n° 137. 

No primeiro ano circularam dez edicoes; no segundo, 
24, e quatro no terceiro. Findou a existencia da importante 
revista — que foi realmente dirigida e colaborada por no-
mes em evidencia nas letras pernambucanas — com o n° 
4, ano III, datado de 29 de fevereiro de 1896 (Bib. Pub. Est. 
e Bib. da Fac. Dir. UFPe.). 

O ANARCHISTA — O n° 1 circulou sem data, mas na 
realidade em agosto de 1894, obedecendo ao formato de 22x15, 
com quatro paginas de duas colunas. Trabalho grafico do 
Atelier Miranda. 

Propriedade do Bazar Caxias, situado na rua do mesmo 
norae, sua literatura, com excecao de tres sextilhas de Ca-
simiro de Abreu, constou, unicamente de propaganda do re-
ferido armarinho. 

Publicou-se outra edigao (1), igualmente sem data e 
com identicas caracteristicas (Arq. Pub. Est. (n° 1) e Bib. 
Pub. Est. (n° 2) . 

REVISTA MODERNA — Literatura nacional e estrangei-
ra, Historia, Politica, Filosofia, Ciencia e Belas Artes — O n° 
1, ano I, tomo I, circulou no dia 25 de agosto de 1894, formato 
de 22x16, com oito paginas, afora a capa, esta em papel ro-
seo. Redatores: Francisco Augusto Pereira da Costa Filho 
e J . Lucas Camara. Publicagao bimensal, tabelou em 2$000 
a assinatura trimestral, com acrescimo de $500 para os Es-
tados; numero avulso — $400. Impressa na tipografia do 
Commercio de Pernambuco, a rua 15 de Novembro (atual 
do Imperador) n° 69, instalou redagao na Livraria Interna-
cional, a mesma rua n° 77. 

O artigo de apresentacao — "O nosso roteiro" — ter-
minou assim: " . . .sera um defensor acerrimo das ideias que 

(!) Da relagao dos "Anais" consta o n° 1 como tendo sido "unico". 
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encontrarem fundamento no Direito e na Justica"; " . . . t r a -
balhara, quanto em suas forcas estiver, pelo progredimento 
das letras entre nos, pela sua completa difusao, a qual, rea-
lizada entre todas as classes, sera u m a garant ia segura con
t ra a prepotencia, contra a t irania, que, no meio do povo, 
encontrara uma barreira insuperavel as suas tentat ivas de 
predominio". 

Outros numeros foram aparecendo. No 3°, o redator Lu
cas Camara era substituido por Olimpio de Arroxelas Gal-
vao, que comecou a divulgar "Notas de viagem". Colabora-
dores: Maria Amalia Vaz de Carvalho, Celso Vieira, Joao Ca-
valcanti, F . A. Pereira da Costa e o filho de igual nome, 
Manuel Arao, Armando Cesar, e tc . Tambem algum noti-
ciario. 

Existem comprovantes (de 1894) ate o quarto numero, 
que saiu no dia 13 de novembro. 

Passando a ser impressa na oficina d'A Cidade, a rua 
do Imperador n° 43, reapareceu — n° 1, ano II — a 10 de 
Janeiro de 1895, aumentado o formato para 32x22, com qua-
tro paginas (logo mais aumentadas para oito), de duas co-
lunas largas, e reduzido o sub-titulo para "Jornal Cientifico 
e Literario". Redatores — Pereira da Costa Filho, Olimpio 
Galvao e Luiz Gomes Monteiro de Melo. Os tres abriram, 
respectivamente, a "Par te Historica", a "Par te Literaria" e 
a "Par te Cientifica", como ficou dividida a mater ia . Assim 
continuou, contando com a colaboracao de Euclides Fonse-
ca (sobre Musica), Manuel Arao, Augusto de Carvalho Ara-
nha, Ernesto de Paula Santos, Pires de Almeida, M. T . e 
outros . 

Circulando em datas indeterminadas, veio a publicar-se 
o n° 10 a 25 de agosto, com oito paginas, comemorativo do 
primeiro aniversario. O editorial, na pagina de frente, cer-
cada de vinhetas, lembrou o nome dos fundadores Costa Fi
lho e Lucas Camara, os esforcos por eles despendidos, suas 
provagoes e sacrificios, jamais entibiado o espirito pelo de-
salento, mas "fortalecido pela fe no futuro". Escreveram 
pequenas produgoes, a respeito do evento, Alcedo Marrocos, 
Clovis Bevilaqua, Cleodon de Aquino, Joao Ezequiel, Fernan
do Barroca, Argemiro Aroxa e outros, quase todos falando 
em nome dos jornais em que t rabalhavam. A da ta foi feste-
jada, inclusive, com uma sessao magna, no Liceu de Artes 
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e Oficios, repleta de assistentes e de discursos. E distribuiu-
-se, como brinde, u m a plaqueta com o conto "O Caturi te", 
de Ir ineu Joffily. 

Quase quatro meses depois ocorreu o n° 11, ultimo do 
ano, datado de 16 de dezembro, com oito paginas, quase todo 
dedicado a transcricao do noticiario da imprensa local e dos 
Estados vizinhos, sobre o aniversario da Revista. Foi impres-
so n a tipografia de F . P . Bouli treau. 

Decorreram dois anos, ate que circulou o n° 1, ano III , 
a 9 de Janeiro de 1898, tendo como redator-chefe o mesmo 
Pereira da Costa Filho, secretariado por Francisco Barroso, 
instalada a redagao na rua da Aurora n° 53. Representava 
nova fase, tendo formato aumentado para tres colunas de 
12 ciceros e nova tabela de pregos pa ra os assinantes, a sa
ber: ano — 10$000; semestre — 6$000; Uniao Brasileira: ano 
— 12$000; exterior: ano 15 francos. 

Teve o programa mais ampliado, proporcionando, alem 
de l i teratura, "noticias dos mais notaveis acontecimentos 
que ocorrem dentro e fora do pais" . E adiantou, no artigo 
de aber tura: " . . . procuraremos sempre estar ao lado dos 
principios inviolaveis da Just iga". Colaboragao, entre outros, 
de Edmundo Filho e Francisco Marot t i . 

O segundo niimero (e ultimo) da nova fase saiu a 3 de 
fevereiro, em edigao especial, apresentando a divisa "Pax et 
Labor", com apenas duas paginas (folha simples) . Materia 
unica: artigos dos dois redatores, sobre Nunes Machado, co-
memorando o 49° aniversario da morte do lider praieiro 
(Bib. Pub. Est .) . 

O RECIFE — Circulou o n° 1 no dia 1 de setembro de 
1894, formato de 31x22, com quatro paginas de tres colu
n a s . Propriedade "de u m a Associagao", apresentou o se-
guito.te corpo redacional: Carolino Silva, M. Cavalcanti e 
Valfrido de Alcantara, achando-se a redagao instalada a rua 
de Santa Cecilia n° 4. Assinaturas "para onde se paga selo": 
t r imestre — 1$500; "para onde nao se paga selo" — 1$000; 
mes — $400. Niimero avulso — 100 reis. 

No artigo "Nosso ideal", declarava ser "fiel interprete 
das ideias modernas e grandiosas"; defensor energico, "in-
tegerrimo e leal dos fracos e oprimidos, contra a forga por-
tentosa e perseguidora dos poderosos da epoca". 
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Logo no segundo numero diminuiu um pouco o formato. 
No 3°, do dia 26, declarou que, em consequencia da modifi-
cagao por que passara o corpo redacional (?), modificava-se, 
tambem, a "orientagao a respeito dos fatos politicos sobre 
os quais a imprensa justa e imparcial tem de emitir do modo 
mais significativo a sua opiniao". 

A par das segoes "Pela semana", "Noticiario" e "Teatros 
e Musica", divulgou produgoes assinadas pelos redatores e 
por Vicente Gomes, Marcelino dos Santos, Joao Ezequiel, 
Targino Filho, Jose dos Anjos Vieira de Amorim, M. Soria
no de Albuquerque, Braz Patife (pseudonimo de Eugenio Jose 
de Magalhaes Carvalho), autor da "Musa alegre"; Manduca, 
etc. Poucos anuncios. 

Nenhum outro comprovante a vista. Verifica-se, por ou-
tro lado, que a publicagao esteve suspensa. So depois de um 
ano, reapareceu "esse periodico literario", conforme o n° 1 
da 2a. serie. Obedecia a nova equipe, a saber: diretor — Tar
gino Filho; redatores — Luiz Loureiro, Vicente Gomes e Ma-
teus de Oliveira. Trazia "colaboragao de conhecidas penas 
do nosso meio literario". Mudara a redagao para a rua de 
Santa Rita n° 80. 

Da nova fase existe comprovante do n° 11, ano II, de 
13 de dezembro de 1895. Inseriu produgoes, em prosa, de 
Conceigao Pessoa e Monclar Cavalcanti e poesias de Artur 
Bahia, Honorio Carrilho, Ernesto de Paula Santos e Fran-
ga Pereira (Bib. Pub. Est.). 

O COLOMBO — Numero unico, circulou no arrabalde 
da Capunga, a 7 de setembro de 1894, "em solenizagao ao 
11° aniversario matrimonial de Augusto Gongalves Fernan-
des com a Exma. Dona Flavia Januaria Lages Fernandes". 
Redatores: Jose Lages, Francisco Vieira e Joao Almeida. 
Impresso na Tip. G. Matos & Cia., em papel superior, teve 
o formato de 22x15, saindo com quatro paginas, a primeira 
das quais, trabalhada em vinhetas, servia de capa. 

Constituiu-se, o texto, de notas ligeiras de saudagao, 
assinadas por amigos do casal. Terminou com pequeno 
anuncio da Chapelaria Colombo, de propriedade do home-
nageado (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

SANTINO PINTO — Polianteia datada de 22 de setem
bro de 1894, apresentou-se no formato de 32x22, com qua-
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t ro paginas, lendo-se n a primeira, circulada e com emblema 
caracteristico: "Homenagem do Ateneu Musical Pernambu-
cano ao seu socio benemerito Sant ino Alves Carneiro Pinto, 
pelo seu aniversario nata l ic io" . 

A respeito da data , encheu-se o texto de saudacoes, assi-
nadas por Cirilo S. Tiago, Geraldo Cruz, Augusto Vanderlei, 
Abdon de Aquino, Felinto Elisio, Dias Barroso, Alfredo Lore-
ga, e tc . (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est . ) . 

A UNIAO — <5rgao da classe tipografica — Entrou em 
circulagao a 27 de dezembro de 1894, formato de 28x17, com 
quat ro paginas a duas colunas de 12 ciceros. O Corpo de 
Redagao, sob a chefia de Joao Ezequiel, estava constituido 
de Gustavo Deao, Manuel Torquato de Oliveira, Cirilo Ri-
beiro, Pedro Cruz e Constancio Carvalho, sendo gerente Joao 
Fer ro . Impressao da Tipografia Melo, de Antonio de Melo 
Oliveira, s i tuada a rua Bom Jesus n° 56. Redagao a rua do 
Imperador n° 69. 

"Jornal da classe — escreveu o editorialista — destina-
do a sua defesa, literario e noticibso, A Uniao en t ra n a gran-
de a rena jornalistica sem n e n h u m vislumbre politico, com-
batendo o mal e aplaudindo o justo, o honesto e o sincero. 
Organismo de mocos, mil vezes preferimos a lu ta e a evolu-
cao ao despedacamento do maravilhoso invento que imorta-
lizou Gut tenberg . Vamos lutar , pois. Que a unificagao ar-
tistica seja u m a realidade e salva esta a primogenita do ou-
sado mogunciano" . 

Com o n° 2, divulgado no dia 3 de Janeiro de 1895, pros-
seguiu a publicagao regularmente e, ao atingir o n° 19, a 
1° de maio, passou ao formato de 38x26, a tres colunas de 
composigao; e a redacao transferiu-se para o predio da Ti
pografia . 

Deu plena cobertura aos assuntos da classe, comentando 
suas reivindicacoes, pugnando pela uniao geral dos seus ele-
mentos e noticiando os fatos e acontecimentos sociais a eles 
inerentes, assim como as atividades da Uniao Tipografica. 
Divulgou poesias de Joao Bezerra de Vasconcelos, Alfredo 
Gomes, Joao Ezequiel, Eduardo de Sousa Guimaraes e Egi-
dio Cunha, n a secao "Perolas soltas"; artigos de Joao Costa, 
de Joao Ferro e d'O Velho Tipografo. Quando aumentou o 
formato, estabeleceu interessante ttndicador de Estabeleci-
mentos Graficos. 
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Ocorreram alteragoes no corpo redacional, tendo Abdias 
Guttenberg e Francisco S. d'Agrela dele tambem participa-
do; e o gerente, desde o n° 13, foi substituido por Pedro Cruz. 

Foi o n° 27, de 5 de julho, dedicado a memoria do tipo-
grafo Antonio de Jesus, ao ensejo do primeiro aniversario 
do falecimento do fundador da Uniao Tipografica de Per-
nambuco, figurando o respectivo retrato (desenho de Eduar-
do Silva) na primeira pagina, e, nas tres restantes, produ
c e s alusivas. 

No n° 28 a empresa declarou haver resolvido adotar uma 
tabela de assinaturas, a fim de fazer face as despesas de pa-
pel e impressao, uma vez que, antes, a distribuicao era gra-
tu i ta . Justificou a medida, nao logo efetivada, o editorial "A 
nossa existencia", assim resumido: Nao t inha outra fonte 
senao o bolso dos redatores. Ate o n° 25, as despesas soma-
ram 361S000, havendo um miseravel saldo de 6S000. La-
mentava achar-se a classe esfacelada, pois "ate no corpo re
dacional" havia "creditos a saldar-se". A equipe, entretanto, 
nao iria ao desanimo, continuando a trabalhar no campo 
jornalistico por "amor a classe". Defenderia, sobretudo, o 
encerramento das tarefas tipograficas as 19 horas . 

O n° 37, ultimo do ano, saiu a 3 de dezembro (1) . 

Suspensa, A Uniao reapareceu — n° 1, ano III — a 15 
de julho de 1896, formato de 32x23, imprirninjdo-se, e assim 
continuando, em papel couche, bom trabalho da Tipografia 
Luso-Brasileira., de Russel & Cia., situada a rua Visconde de 
Inhauma (atual do Rangel) n° 27. No cabegalho, apenas 
Joao Ezequiel, redator-chefe, e Jose Rodrigues da Fonseca, 
gex-ente, afora os correspondentes: Artur Cirne — Distrito 
Federal; Jose dos Anjos — Para, e Neves Filho — Paraiba. 
Tabela de assinaturas: ano — 4S000; semestre — 2S000; tri-
mestre — 1$000. Redacao a rua Larga do Rosario n° 50. 

Tinham passado "longos meses de ausencia", por "mo-
tivos de ordem superior", acentuando o editorialista: " . . .on-
tem como hoje; hoje como amanha, amanha como sempre, 
sabera cumprir o seu dever, sabera fazer jus ao seu progra-
ma", em missao de paz e fazendo a "catequese dos ignoran-
tes dos deveres da arte e do tipografo". 

(1) Desfalcadissima, a colegao de 1895. 
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Tornou-se mensal a circulagao da folha, que, a par do 
sempre minucioso noticiario especializado, admitiu a cola-
boragao de Joao de Deus, Umbelino Costa (versos), Leoni
das de Oliveira, Sebastiao Duarte e Egidio Cunha . 

O n° 4 saiu a 15 de outubro, verificando-se ai nova sus-
pensao. 

Outro n° 1 (ano IV) surgiu a 15 de fevereiro de 1897, 
ocasiao em que a empresa pedia desculpas "pela interrup-
gao havida", sendo impresso o ainda mensario na Tip . da 
Avenida, a rua do Rangel n° 37. 

Prosseguiu a boa marca d'A Uniao, que circulou com 
regularidade o ano inteiro, mas no seu n° 7 deixava a reda-
qao Rodrigues da Fonseca, que tivera, antes, o n° 4, de 24 
de maio, a si dedicado, com excelente retrato ocupando a 
primeira pagina (trabalho em litogravura de Rodolfo Lima), 
seguido, no texto, de artigo biografico e de uma poesia assi-
nada por Leonidas de Oliveira, em sua homenagem. Novos 
redatores foram Luiz do Vale e Manuel de Alencar (pseu-
donimos) . 

A part ir do n° 5, o quadro do cabegalho vinha impresso 
sobre fundo de cor, com a repetigao do titulo em letras dagua 
(primeiro trabalho desse tipo executado na imprensa perio
dica de Pernambuco, criagao do poeta-tipografo Leonidas de 
Oliveira) . Depois, estabelecia u m a "Galeria de Artistas", 
com resumo biografico n a segunda pagina e retrato, n a pri
meira, de grandes musicistas, seguindo-se-lhe os "Vultos no-
taveis". 

Apos o n° 12, de 16 de dezembro de 1897, ainda saiu, 
no dia 27, encerrando o ano, urn Numero Especial, apresen-
tando a primeira pagina magnifica alegoria em litogravura 
(do ilustrador Euclides Fonseca), tendo ao centro velha im-
pressora manua l e um livro aberto, em cujas folhas de fren
te estavam os dizeres: "27 de dezembro — 5° aniversario da 
Uniao Tipografica — 4° aniversario d'A Uniao". Em baixo: 
"Salve! Data de luz!" — "Homenagem ao Trabalho". Ha-
via, ainda, uma capa sobressalente, em papel roseo, traba-
lhada em vinhetas, vendo-se ao centro um medalhao com 
tres retratos e as palavras: "Homenagem aos gloriosos ar
tistas Antonio de Jesus, Julio Hancem e Arconcio Branco" 
— "Proletarios de todo o mundo, uni-vos!" e, abaixo: "Ide e 



380 LUIZ DO NASCIMENTO 

a fe vos ira a lentando!" (Neves F i lho) . O texto encheu-se 
de artigos ou notas de saudagao a data, assinados, entre ou-
tros tipografos intelectuais, por Martins Filho, Armando 
Cesar, Artur Cirne, Luiz do Vale e Leonidas de Oliveira, o 
qual escreveu, apenas, sobre o 27 de dezembro: "Nesta da ta 
despertou o tipografo pernambucano" . 

Transpor tada a redagao para a rua Pedro Afonso (da 
Praia) n° 60, prosseguiu a publicagao do bem feito orgao, 
saindo o n° 1, do ano V, a 20 de Janeiro de 1898. Assinava-se, 
apenas, por trimestre, a 1$000. Logo mais juntava-se ao 
corpo redacional o nome de Cirilo Ribeiro; e os pseudonimos 
do cabegalho eram substituidos por Leonidas de Oliveira e 
Manuel de Oliveira. 

O n ° 3 saiu com oito paginas . O 4° noticiou, longamen-
te, os festejos do aniversario do redator-chefe Joao Ezequiel, 
em cuja homenagem circulou tambem u m a polianteia com 
seu nome (V. pag . 430) . No 8° iniciava-se a divulgagao pos-
tuma, em rodape, de "Urn romance de amor", de Julio Han-
cem. 

No ultimo ano, alem das producoes da equipe redacio
nal, divulgaram-se originais, em prosa e verso, de Francisco 
Marotti, A. Alcoforado, Targino Filho, Julio Soares de Aze-
vedo, Jose dos Anjos, Jose Coelho, Pereira da Costa Filho, 
Higino Belo, Joao de Deus, e tc . 

Trazendo, desde o n° 7, sob o cabegalho, mas em tipo 
miudo, a divisa "Proletarios de todos os paises, uni-vos", A 
Uniao circulou ate 30 de novembro de 1898, da ta do 10° nu-
mero do ano V (Bib. Pub. Est .) . 

1 8 9 5 

ALMANACK DE ARTES E LITTERATURA PARA 1895 — 
Entrou era circulagao no mes de Janeiro, formato de 18x13, 
com 116 paginas . Organizador — Carlos d'Almir; editores 
— Afonso Duar te & Cia. , proprietaries do Atelier de Artes 
Graficas, instalado a rua do Imperador n° 52. 

Lia-se na "Advertencia" de aber tura: "Se o acolhimen-
to publico nos for propicio, prometemos, opor tunamente , 
dar-lhe melhor orientagao, vasando-o em melhores moldes, 
corrigindo-o das lacunas de que se ressente e aumentando-o 
mesmo". 
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Inseriu, inicialmente, re t ra to e biografia de Sadi-Carnot, 
politico frances do seculo XIX, seguindo-se "indicagoes uteis 
ao interesse geral, variada colecao de charadas, logogrifos, 
anedotas, epigramas, enigmas, contos, pensamentos e poe-
sias de autores brasileiros". 

Entre outros, ass inaram produgoes li terarias: Costa Ne-
to, Augusto Aristeu, Fernando Griz, Fernando Barroca, Hen
rique Soido Falcao, Leodegario Varejao, Malaquias Goncal-
ves da Rocha, Olimpio Galvao, Pedro d'Able, Ribeiro da Sil-
va, Afonso Barros, Aprigio Costa, Augusto A. de Carvalho 
Aranha, Tito Franco, Ulisses de Aquino e Paulo de Arruda . 
Boa segao de variedades e a lgumas paginas de anuncios (Bib. 
Pub. Est . ) . 

A Ffi — Entrou em circulagao no dia 1 de Janeiro de 
1895, formato de 23x18, com quatro paginas de duas colunas 
largas, sendo impresso na Tip . Melo, a rua do Bom Jesus 
n° 56. o rgao de propaganda evangelica, colocou sob o ti tulo 
a frase biblica: "Combatei pela fe, que u m a vez foi dada aos 
santos" ( Ju . 3.) . Destinado a publicar-se mensalmente, co-
brava 2$000 por ass inatura a n u a l . Redator — James Faus-
tone . 

Segundo o editorial "A nossa razao de ser", vinha pre-
encher a vaga do Escudo da Verdade, que "fazia frente ao 
inimigo, combatendo sempre fielmente pela fe". 

Repleto de artigos doutrinarios e noticiario especifico, 
teve existencia normal duran te todo o ano, juntando-se ao 
nome do primeiro redator o de Jose Orton, estabelecida a 
redagao n a rua Conselheiro Peretti (atual : da Roda) n° 62. 
Ent re os colaboradores contavam-se F . Holmes, J. F. e Ml. 
d'A. 

tJltimo numero avistado: o 12°, de 1 de dezembro (1) 
(Bib. Pub. Est .) . (2) . 

A PALAVRA — Jornal catolico, circulou o n ° 1 no dia 
6 de Janeiro de 1895, formato de 37x27, com quatro paginas 
de duas colunas largas, impresso n a oficina grafica da Pa-

(1) Alfredo de Carvalho, nos "Anais", registara, como ultimo nu
mero, o 6°, datado de 1 de junho. 

(2) Colecao desfalcada. 
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pelaria Melo, si tuada a rua do Bom Jesus n° 56. Distribuia-
-se "aos domingos", na matriz do Corpo Santo, apos a missa, 
aceitando "qualquer subsidio ou esportula para a sua pu-
blicagao". 

Seu programa resumia-se em "desbravar os contornos 
exteriores da grande basilica da nossa fe". 

O segundo numero saiu a 13 de Janeiro e o terceiro a 3 
de fevereiro (1), divulgando materia de interesse exclusivo 
da Religiao Catolica, com artigos redacionais ou assinados, 
inclusive pelo Padre Schouppe, e noticiario especifico. A 
quar ta pagina era ocupada com anuncio da casa impressora 
(Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (2) . 

Alem da parte manuseada, publicou-se A Palavra ate 
o n° 6, cujo aparecimento foi noticiado pelo Diario de Per-
nambuco de 16 de abril . 

A VANGUARDA — Folha de publicagao quinzenal e 
orgao do Gremio Tobias Barreto (1 A) — Comegou a circular 
a 26 de Janeiro de 1895, tendo como redator principal Manuel 
Arao; editor — Alexandre Deocleciano; secretario — Ernes
to de Paula Santos; redatores — Silva Oliveira, Joao Barre
to de Menezes e Artur Baia, assinando-se ao prego de 2S000 
por serie de seis numeros . Impressao do Atelier Miranda, a 
rua Padre Nobrega n s . 18 e 20, e redagao a rua dos Pesca
dores n° 29. Formato de 32x22, a duas colunas de 18 ciceros 
e quatro paginas. 

Surgiu, conforme o artigo inicial, assinado por toda a 
redagao, "com o animo predisposto a afrontar a aspereza da 

(1) Alem de registar errdneamente a data do primeiro numero d'A 
Palavra, Alfredo de Carvalho, autor dos "Anais", deu como ultimo o 2°, 
embora com interrogacao entre parentesis. 

Por sua vez, nada registou o conego Xavier Pedrosa, no seu livro 
"Letras Catolicas em Pernambuco". 

(2) Na Biblioteca Publica do Estado s6 existe comprovante do n° 
1. A Biblioteca Nacional possui os ns. 2 e 3. 

(1A) O Gremio Cientifico Tobias Barreto foi fundado em abril de 
1893, sendo a sua diretoria presidida por Luiz Gomes Monteiro de Melo. 
Contavam-se, entre os associados, Olimpio de Arroxelas Galvao, Mendes 
Martins e os irmaos Francisco, Joao e Targelia Barreto de Meneses. A presi-
dencia passou, no ano seguinte, a Manuel Arao e, em 1895, a Ernesto de 
Paula Santos. 
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Jornada", mas sem programa, assim justificando-se: "Cre-
mos, que, orgao essencialmente literario e apresentando-nos 
em nome de uma agremiagao que e o laco de indissoluvel 
homogeneidade que nos prende, temos definido perante os 
leitores qual sera a nossa norma de agir em face das lutas 
que temos de enfrentar". 

Seguiram-se artigos de l i teratura e poesias, assinados 
pelos x^edatores, cabendo a Ernesto de Paula Santos iniciar, 
no segundo numero, a cronica "Os quinze dias". Passou a 
sair, tambem, o "Expediente do Gremio". Outros colabora-
dores, no setor poetico, foram Targelia e Pedro Barreto de 
Meneses. 

Atingindo o n° 4, a 20 de margo, o interessante jornal 
anunciou a ausencia de quatro redatores, que passaram a 
categoria de "correspondentes literarios", assim distribui-
dos: Bahia — Silva Oliveira; Ceara — Joao e Francisco Bar
reto de Meneses; Distrito Federal — Artur Bahia. Novo re-
dator apareceu no n° 5: o poeta Honorio Carrilho, e, na edi-
gao seguinte, mais um: Carlos de Araujo Costa. 

Ao n° 6, divulgado a 27 de abril, encerrando a serie I, 
acompanhou, como brinde aos assinantes, o livro de versos 
"Polimorfos", de Artur Bahia, editado pelo Gremio (Bib. Pub. 
Est.). 

Decorrida uma quinzena, a diregao d'A Vanguarda co-
municou ao Diario de Perrvambuco (edicao de 11 de maio) 
que o periodico, dentro em breve, reencetaria "sua publica-
gao, temporariamente suspensa por causas imprevistas". 

Embora inexista comprovante, foi dado a lume, obede-
cendo ao ritmo inicial, o n° 7, conforme noticiou o Diario de 
Pernambuco, n a sua "Revista diaria", a 28 de setembro (2) . 

Entretanto, depois de reencetada a publicagao, nao pode 
A Vanguarda continua-la. 

O ARCO-IRIS — Periodico Literario e Noticioso — O n 0 

1 circulou no dia 10 de fevereiro de 1895, formato de 32x22, 
com quatro paginas de duas colunas largas. Redagao e es-

(2) Nos "Anais", acha-se consignada a data de "30 de maio" como 
sendo a do n° 7 d'A Vanguarda. 
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critorio a rua Marcilio Dias (atual rua Direita) n° 3 . Tabe-
la de assinaturas: ano — 4$000; semestre — 2$000; trimes-
tre — 1$000; ou 4$500, 2$500 e 1$500, respectivamente, para 
fora da cidade. 

Declarando-se apolitico, t inha como divisa "combater 
pelo bem e pelo que diz respeito as ciencias e as a r tes" . 

Inseriu colaboragao de Antonio Austregesilo e Antonio 
Feitosa Sobrinho; segoes ligeiras, noticiario, charadas, "a pe-
didos" e uma pagina de aniincios. 

No mesmo estilo saiu, no mes de marco, o segundo nu-
mero (1), no qual aparecia, como diretor, o tipografo Abdias 
Guttenberg (Bib. Pub. Est .) . 

Nao resta comprovante do n° 3 (e ult imo), que foi pu-
blicado na primeira semana de abril, conforme noticiou, no 
dia 9, o Diario de Pernambuco. 

A ILLUSTRACAO — Jornal Literario e Humoristico — 
Editado pelo Atelier de Artes Graficas, de Afonso Duarte & 
Cia., a rua do Imperador n° 52, entrou em circulacao a 15 
de fevereiro de 1895, impresso em papel superior, formato 
de 32x22, com quatro paginas. Assinatura tr imestral — 
3$000; numero avulso — S500. Diretor — Augusto Aristeu; 
secretario — Malaquias da Rocha; gerente — Afonso Duarte. 

A apresentagao foi feita atraves dos versos a seguir, in-
titulados "Mao de Entrada: 

"No alegre Carnaval do jornalismo, 
Do jornalismo literario e nobre, 
Surge hoje A Illustracao franca e cordata: 
Masc'ra ditosa, amante do humorismo, 

Mas do humorismo pobre, 
Que de assuntos politicos nao t ra ta ; 

Nao vive no ostracismo, 
Nem e nefe l iba ta . . . 

(1) Alfredo de Carvalho registara o "numero 1 e unico", seguido de 
interrogacao. 
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Duas vezes por mes sai ela a rua, 
Co'a roupa que t i ve r . . . 

Se nao traja vestidos de alto prego, 
Nao anda tambem nua 
Ai como qualquer . . . 

Para todos tera mais de urn travesso 
Sorriso: nao e crua, 

Nem soberba, a coitada! ela so quer 
Que saibam dar-lhe sempre o mesmo aprego 

Que aos outros tambem der". 

Ilustrou a primeira pagina retrato do jurisconsulto C16-
vis Bevilaqua, seguido, na segunda, do respectivo panegirico, 
pratica que continuou, nas demais edigoes, homenageando 
nomes de projegao, como Artur Orlando, Jose Maria de Al
buquerque Melo, Martins Junior, Adolfo Cirne, Alcedo Mar-
rocos, Jose de Vasconcelos, etc . 

Circulando regularmente, A Illustragao inseria boas 
produgoes, em prosa e verso, dos seus redatores, ocupando a 
ul t ima pagina a "Cronica", depois "Memorandum", sobre 
acontecimentos sociais ou literarios do Recife, assinada por 
Matias ou Meneleu, Minervino ou Simplicio, Ramon Duval ou 
Alvaro Dalva, que era o mesmo Augusto Alvaro de Carvalho 
Aranha, e, finalmente, Manfredo de Magalhaes. Teve, mais, a 
colaboragao de Gervasio Fioravanti, A. Artur de Albuquer
que, Almeida Cunha, Homem de Siqueira, Paulo de Arruda, 
Osvaldo Machado (poesia), Manuel Xavier Pais Barreto, Ho-
norio Carrilho, Camille Desmoulins, Eduardo de Albuquer
que, Ega Neto e outros. Incluiu segoes de "Bibliografia", 
"Gracejos" e "Bilhetes Postais", esta a cargo de Ze Tesoura, 
o encarregado de dar palpites a respeito dos trabalhos lite
rarios enviados a redagao. Manteve, igualmente, concursos 
literarios. 

O n° 12, datado de junho, transformou-se em polian-
teia ao maestro Carlos Gomes, cujo retrato figurou na pri
meira pagina. 

Ocorreu certa modificagao no cabegalho a part ir do n° 
15, quando se colocou abaixo do titulo: "Publicagao Bimen-
sal — Literaria, Artistica e Cientifica" e o diretor Augusto 
Aristeu foi substituido por Augusto Aranha. Pouco tempo 
depois, encerrava-se a existencia d'A Illustragao, com seu 
n° 17, correspondente ao mes de outubro do mesmo ano, 
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mant ido sempre o regime de quatro paginas s'6 de mater ia 
redacional (1) (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.)-

O PORVIR — Surgiu no dia 15 de fevereiro de 1895, 
formato de 31x22, com quatro paginas de duas colunas lar-
gas . Diretor — Ferreira Junior; redatores — Pacheco Filho, 
T . Godoi e Ribeiro do Vale. Confeccao da Tip . Industr ial , a 
rua do Imperador n° 75. Tabela de assinaturas: semestre — 
4$000; tr imestre — 2$000; ou 5$000 e 2$500, respectivamente, 
pa ra fora da cidade. 

Do programa, expresso em nota editorial, constava "es-
crever tudo quanto estiver ao alcance da critica imparcial, 
mordaz ou en,comiastica, e do humorismo; e quanto a litera-
tura , faremos o que estiver ao alcance de nossas forgas. A 
politica vila nao tomara assento em nossos arra ia is" . 

Afora as produgoes do pessoal de casa, a edigao de es-
treia inseriu u m a par te humoristica, int i tulada "Fios ele-
tricos", a cargo de Z + + + , e "Na berlinda", por Sdcrates. 

Circularam mais dois numeros (1 A), o ultimo deles data-
do de 28 de margo, feito "orgao dos empregados no comer-
cio", sem alterar o corpo redacional. Foram outros colabora-
dores: Artur de Araujo Lima, Jacinto Benigno, Ivan e Braz 
Deabrete (Bib. Pub. Est .) . 

REALIDADE — Mais "urn valente orgao da imprensa" 
entrou em circulagao, conforme noticiou o diario A Cidade, 
de 18 de fevereiro ( I B ) de 1895, tendo como redator princi
pal Manuel Leal, sob a gerencia de Jose Ferrer . Seu progra
m a estava definido nas seguintes palavras do artigo de apre-
sentagao: "A Realidade sera um periodico literario, humo-
ristico e noticioso. Defendera as artes, quando for mister, e 
se elevara, tan to quanto for possivel, para concorrer, tam-

(1) Nas duas colegoes manuseadas, ambas em volumes de "Diversos", 
as edigoes d'A Illustra<,ao so aparecem com quatro paginas. Existe, po-
r6m, entre os avulsos da Biblioteca Piiblica do Estado. uma duplicata do 
n° 15, com capa em papel acetinado (de terceira qualidade), repleta de 
anuncios, e um Suplemento de duas paginas, igualmente atopetado de re
clames comerciais. Teria sido a norma geral, entendendo, entao, o en-
cadernador que devia desprezar as paginas de anuncios. . . 

(1A) Em sua breve relacao, Alfredo de Carvalho so mencionou o n° 
1, como tendo sido "unico". 

(1 B) Alfredo de Carvalho situara o aparecimento do novo jornal "em 
marco", o que nao exprimiu a realidade. 
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bem, com o seu pequeno obolo, para o desenvolvimento de 
um bom humor" . 

Ao que tudo indica, ficou no primeiro numero . 

O BADALO — Folha Critica, Satirica e Humoristica — 
Surgiu no dia 1 de abril de 1895, formato de 31x22, com qua-
tro paginas de tres colunas. Redator-chefe — Pataca; ge-
rente — Trezentos e Vinte. Prego do exemplar — 100 reis. 

Abrindo coluna, via-se pequena vinheta de um sino e, 
abaixo, os dizeres: "O Badalo e a folha de maior circulacao 
na rua do Imperador" e "so badala nas segundas-feiras". 

Constava do seu programa "completa separacao do mun-
do politico", so se dedicando a "espalhar sons alegres e festi-
vos nesta sociedade que chora a perda de garantias indivi
duals e lamenta a desaparigao de filhos diletos, sacrificados 
a sanha de feras humanizadas" . 

De vida efemera — caracteristica da epoca — o perio-
dico divulgava "Historietas", "Contos amorosos", "Segao ma-
gica", "Badaladas", "Charadas", e tc . Os colaboradores es-
condiam-se sob os pseudonimos de Frei Formigao, Dr. Sino, 
Filipinho, Sacrista, Dr. Lucifer, O Carteiro e outros, nao fal-
tando versinhos em que a verve se casava ao duplo sen,tido. 
Na quar ta pagina: anuncio ilustrado do armarinho Maison 
Chic. 

Sairam unicamente tres edicoes, a ultima das quais a 
15 do referido mes (Arq. Pub. Est.) . 

O SPORT — Publicagao Semanal — O n° 1, ano I, cir-
culou a 20 de abril de 1895, impresso n a oficina d'A Provin-
cia, a rua do Imperador n° 19, formato de 36x24, com quatro 
paginas de tres colunas. Constava do expediente: "As assi-
naturas sao divididas em periodos de quatro meses, sendo 
2$000 o prego de cada um deles. Anuncios, segundo ajuste". 
Prego do exemplar — 100 reis (1) . 

Destinado a "ocupar-se dos assuntos hipicos", aponta-
ria os desmandos e irregularidades ocorridos nas corridas de 

(D Nos "Anais", Alfredo de Carvalho foi sumario: registou a apa-
rigao d'O Sport sem nenhum pormenor. 
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animais, dispondo-se a reclamar punigao, quando preciso, 
para os proprietaries e joqueis que se ocupassem de "prepa-
ra r pa to tas" pa ra obter rateios compensadores. 

Em sua cur ta existencia, O Sport t ra tou, exclusivamen-
te, da mater ia enunciada, atraves de comentarios, noticiario 
e blagues em torno das atuagoes do Hipodromo de Campo 
Grande, Derby Clube Pernambucano e Prado Pernambucano. 

Quatro foram, unicamente, as edigoes manuseadas , a 
ul t ima das quais da tada de 11 de maio (Bib. Pub. Est.). 

Entre tanto , ainda circularam diversos numeros, confor-
me o noticiario do Diario de Pernambuco, cuja edigao de 28 
de julho registou o aparecimento do n° 15 d'O Sport, termi-
nando ai, de fato, a publicagao. 

O HOLOPHOTE — Jornal Independente, de Publicagao 
Semanal, Satirico, Politico, Sportivo, Grevista, Moralizador 
e Noticioso — Saiu a lume no dia 29 de abril de 1895, forma-
to de 33x22, com quatro paginas a tres colunas de composi-
gao. Assinatura tr imestral — 1$000; numero avulso — 100 
reis. Ainda sob o titulo, a advertencia: "O quadro dos reda-
tores e definitivo e nao admite colaboragao oficiosa". 

Dispunha-se, consoante o editorial de apresentagao, a 
"espalhar a sua luz benefica nos bons coragoes do publico 
pernambucano", adiantando: " . . . acreditamos n a regenera-
gao dos povos, no alevantamento moral e material de Per
nambuco, tanto que ja concorremos com O Holophote para 
alumiar o caminho do progresso". 

Na segunda pagina vinha o artigo "Nosso desideratum", 
assinado pelo diretor, T . F . (Targino Filho), que declarava 
ser O Holophote solidario com toda a imprensa nacional, em 
toda e qualquer questao que disser respeito a sua l iberdade". 

Alem de segoes \critico-humoristicas, inseriu produgao 
literaria do mesmo Targino Filho, ocupando a u l t ima pagina 
um anuncio da Alfaiataria de Coimbra & Targino. 

Seguiu-se o n° 2 e, ja no 3°, datado de 13 de maio, pas-
sava a folha a "novos proprietaries", dedicando o artigo de 
fundo ao setimo aniversario da aboligao da escravatura. 
Manteve identico programa, embora anunciasse modifica-lo. 
E nao voltou mais a publicar-se (Arq. Pub. Est.). 

file:///critico-humoristicas
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A FEITICEIRA — Novissimo e muito espirituosissimo 
livro de Sortes — "Feito a pulso e muita convicgao, para as 
noites de S. Antonio, S. Joao e S. Pedro", saiu a lume no 
dia 20 maio de 1895, obedecendo ao formato de 15x10, com 
88 paginas, o papel em cores variadas. Redator — Joao da 
Bola Virada. Editores e impressores — Afonso Duarte & Cia., 
com Atelier de Artes Graficas a rua do Imperador n° 52. 
Tiragem de 700 exemplares. 

Sua mater ia constituiu-se de "muitas sortes engraga-
das, receitas uteis, jogos interessantes, recreagoes, anedotas, 
pensamentos, contos, pilherias, poesias, charadas, logogrifos, 
epigramas e tudo quanto e bom e bem feito". Incluiu a co-
legao de versos "Os anos", de Augusto Aristeu. As seis pagi
nas do fim foram de anuncios (Bib. Pub. Est.). 

A CHAVE DO FUTURO — Espirituoso Livro de Sortes 
— Dedicado "as festejadas noites de S. Antonio, S. Joao e 
S. Pedro", circulou a 21 de maio de 1895. Formato de 15x10, 
com 96 paginas e trabalho grafico do Panteon das Artes, a 
rua do Imperador n° 67. Editores — Nogueira Irmaos. 

Sua materia dividiu-se em tres partes, ou seja: "Sortes", 
"Quiromancia" e "Album Literario", esta ult ima compreen-
dendo contos, poesias e humorismo (Bib. Pub. Est.). 

FAD AS E PRAZERES — Outro livro de sortes, destina-
do as noites juninas, saiu a lume na segunda quinzena de 
maio de 1895. Escreveu, a proposito, o Diario de Pernambu-
co, do dia 22, noticiando-lhe o aparecimento: "E um traba
lho impresso em bom papel e divide-se em tres partes: a la., 
de Sortes; a 2a. de alguns trechos literarios, e a 3a. de al-
guns versos chistosos sobre assuntos de oportunidade". Foi 
redigido por Serafim Mimoso (pseudonimo de Euniciano Ri-
beiro) . 

A SYBILLA DO NORTE — "Mais um livro de sortes a-
caba de ser publicado, com esse titulo, organizado por Olive-
rio Junior, ja autor de outras publicagoes deste genero". Tal 
a informagao do Diario de Pernambuco, de 23 de maio de 
1895, acrescentando: "E digno de aceitagao em nossos sa-
loes". 

O BILONTRA — Livro de Sortes, editado pela oficina 
grafica de Hugo & Cia., publicou-se no primeiro dia de ju-
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nho (1) de 1895, contendo, afora a parte principal, boa messe 
de produgoes literarias e curiosidades (Diario de Pernambu-
co, dia 2) . 

A PROPHETINHA — "£ assim que se inti tula um inte-
ressante livrinho de sortes compostas pelo sr . Belarmino Al
meida". O Diario de Pernambuco, de 11 de junho de 1895, 
acentuou que o volume estava no caso de figurar, com exito, 
nos saloes recifenses, nas noites festivas, achando-se a venda 
em diversos estabelecimentos comerciais. 

A PYTHONISA — "Bern feito e bem escrito" livro de 
sortes, foi editado pelo Atelier de Artes Graficas (Diario de 
Pernambuco, 16.6.1895) . 

JOAO GRILLO — "Interessante jogo de previsoes" em 
circulagao, chamou-o o Diario de Pernambuco, de 19 de ju
nho de 1895, "uma verdadeira maravilha em materia de sor
tes" . Iria "divertir os leitores e leitoras, nas festivas noites 
de Sao Joao e Sao Pedro". 

A GANGORRA — O ultimo livro de sortes do ano, edita
do pela Livraria Boulitreau, foi registado pelo Diario de Per
nambuco de 21 de junho de 1895, que acrescentou: " . . .tern 
boas sortes e oferece uma parte literaria, onde se notam di
versos trabalhos de meri to". 

O ECHO DAS LETTRAS (1 A) — Bimensario redigido por 
Gastao de Vasconcelos, Gaspar Vanderlei Loio e Lira Andra-
de, apareceu a 15 de julho de 1895, formato de 22x16, com 
quatro paginas de duas colunas, sendo impresso n a Tip. d' 
A Provincia e instalada a redagao a rua da Uniao n° 39. 

Dizia o artigo de apresentagao: "Mais una soldado en-
fileira-se nas legioes da imprensa". Tratava-se de um "jor-
naleco garatujado com brocha tosca, embebida no liquido 
da ignorancia"; nada obstante, pugnaria "sempre pela ins-
trugao". 

A segunda edigao, de 31 de julho, apresentou o seguinte 
mote: 

(1) O Bilontra foi registado, por Alfredo de Carvalho, como tendo 
circulado no mes de setembro, sem pormenores quanto a esp^cie da pu-
blicacao. O mencionado Autor nao dava atencao aos livros de sortes. 

(1A) Nao mencionado nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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"Fur ta o povo pelo povo; 
Pelo povo paga o povo", 

seguido da advertencia: "Prometemos colocar em nossa sala 
de trabalho o retrato de quern glosar este mote". 

Mais espagadamente, publicaram-se os numeros 3 e 4, 
este datado de 30 de setembro, neles inserindo-se artigos dos 
redatores, inclusive com o pseudonimo de Pangloss, havendo 
tambem uma segao de variedades e logogrifos (Bib. Pub. Est) . 

Afora as edicoes manuseadas, ainda circulou o n° 5, 
conforme consta do noticiario do Diario de Pernambuco de 
29 de outubro. E, quando ja se considerava extinto o Echo, 
publicou o mesmo diario, no dia 3 de Janeiro de 1896: "Re-
encetou a sua publicagao esse periodico literario, cujo corpo 
de redacao compoe-se dos srs. Eduardo de Albuquerque, Lira 
Andrade e Feitosa Sobrinho". 

Nada mais constou, a respeito, no noticiario dos diarios 
da epoca. 

O POLICHINELLO — Ilustracao Critica — Surgiu a 19 
de julho de 1895, formato de 31x22, com quatro paginas, 
sendo as duas externas em litogravura, exibindo a primeira 
o retrato do seu fundador e proprietario, Joao Rodrigues da 
Silva Duarte, constituida a ultima de charges de critica po-
litica e de costumes. Redagao a rua do Rangel n° 16, 1° an-
dar, e impressao tipografica da oficina do Jornal do Recife, 
a rua do Imperador n° 47. Assinatura trimestral — 4$000; 
numero avulso — $500. Publicagao trimestral. 

Lia-se no artigo intitulado "Respeitavel publico": " . . . 
louvara a Virtude e rir-se-a causticamente do Vicio. Tera 
consciencia da critica e nao se furtara em concorrer com o 
seu quantum para o alevantamento moral e material da pa-
tria brasileira. Sera o advogado dos bons e o acusador dos 
maus" . 

Inseriu materia ligeira, chistosa, a salientar as segoes 
"Pontos e . . . " , "Cambalhotadas" e "Cafunes". 

O n° 3, de 12 de agosto, que teria sido o ultimo (1), ocu-
pou a primeira pagina com o retrato de Ribeiro da Silva, o 

(1) Alfredo de Carvalho mencionou, apenas, o aparecimento do 
primeiro numero. 
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qual, no texto, abriu a segao de versos "No serio" (Bib. Pub. 
Est.) . 

BOLETIM MENSAL DE ESTAT1STICA MUNICIPAL DA 
CIDADE DO RECIFE — Apareceu em agosto de 1895, forma-
to de 31x24, com quatro paginas, impresso em papel especial, 
n a oficina grafica d'O Estado, s i tuada a rua das Laranjeiras 
(hoje inexistente) n° 23. Encarregado da publicacao — Dr . 
Otavio de Freitas, responsavel pelo Servico de Estatist ica Mu
nicipal e a judante do Superintendente de Higiene. 

Sua mater ia constava un icamente de estatisticas, sob 
os titulos "Meteorologia", "Demografia", "Mercado de gene-
ros" e os diferentes setores da orbita san i ta r ia . 

Existem comprovantes dos ns. 2 e 3, de setembro e outu-
bro, respectivamente, o ult imo dos quais com seis paginas, 
mas apenas cinco impressas (Bib. Pub. Est .) . 

Afora a par te manuseada, publicou-se a inda o n° 4 (1), 
corresDondente ao mes de novembro, segundo noticiou o Dia-
rio de Pernambuco de 22 de dezembro do ano em apreco, 
acrescentando: "Essa publicacao, de incontestavel utilidade, 
cont inua a bem preencher os fins a que se dest ina" . 

O INTERNACIONAL — Polianteia da tada de 24 de agos
to de 1895, apresentou-se no formato de 31 x 22, com quatro 
paginas impressas a ouro, em papel especial, t rabalho da ti-
pografia do Novidades, a rua das Laranjeiras (hoje inexis
tente) n° 21 . Na primeira, circulada de vinhetas, lia-se: 
"Salve, Casa Forte! — Homenagem dos socios do Clube In-
ternacional do Recife ao seu presidente, o Exmo. Sr. Barao 
de Casa Forte, socio benemerito do mesmo Clube. Em a noite 
de sabado, 24/8/1895". 

Todo redigido em torn jocoso, constou sua mater ia de 
saudagoes, em prosa e verso, assinadas por pessoas amigas, 
inclusive em diferentes idiomas, tudo precedido da seguinte 
aber tura : "Em atencao a lei dos sete vintens, vulgo N° 140, 
declaramo-nos solidariamente responsaveis pelos artigos lau-
datorios contidos neste jornal — Os socios menores de 40 anos. 
Os ditos maiO,res de 40 anos. Francisco Inacio Pinto". (Bib. 
Pub. e Arq. Pub. Est.). 

(1) Alfredo de Carvalho registou, apenas, o n° 1. 
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O BISBILHOTEIRO — Folha Satirica, Humoristica e 
Noticiosa — Destinada a sair semanalmente, estreou a 2 de 
setembro de 1895, formato de 32 x 23, com quatro paginas de 
tres colunas. Assinava-se a 5$000 por ano e 3$000 por semes-
tre, acrescidos de 1$000 para os Estados. Numero avulso — 
$100. 

Na sua "Razao de ser", dizia-se o jornal escrito a vol 
d'oiseau, trauteando cancoes burlescas, envolvendo-se em 
assuntos da epoca mediante a influencia sugestiva dos acon-
tecimentos". Era "um comediante de feira, exalando satiras 
e epigramas, com a simplicidade de sua dialetica e a modestia 
de seus intuitos". 

Divulgou boa satira e fino humorismo, em prosa e verso, 
sendo a ultima pagina dedicada a anuncios. Nao passou do 
primeiro numero. (Bib. Pub. Est.). 

O IMPARCIAL — Surgiu a 15 de setembro de 1895, for
mato de 32 x 22, com quatro paginas de duas colunas largas. 
Impresso na oficina d'A Provincia, anunciou que instalara 
redagao na rua Nova n° 4-A. Redatores — Manuel Horacio, 
Correia da Silva Filho, Morrison Farias e Jose de Barros. 
Assinatura mensal — 1$000. 

Dizia o artigo de apresentagao: "O nosso jornal sera como 
a sombra abengoada de um oasis na areia abrasadora do 
Sahara, onde encontrarao abrigo todos os que, como nos, 
amam a literatura, e onde o manto sublime da paz sera lan-
cado a todos aqueles a quern a guerra surda e mesquinha dos 
pretensiosos tenha feito perigar no renhido combate das 
letras". 

Findou apelando para ver extinta a dissengao existente 
no meio literario: "Seremos terreno neutro nessas dissencoes 
e aqui poderao se ver abragados num terno amplexo o grupo 
d'A Vanguarda e o da Revista Contemporanea". 

Inseriu poesias e cronicas literarias, telegramas humo-
risticos e anedotas, curiosidades e ligeiras noticias. 

Nao foi possivel continuar o "combate das letras", por-
que O Imparcial se extinguiu mal se iniciara (Bib. Pub. Est.). 
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REVISTA DO TURF — Entrou em circulagao a 6 de 
outubro de 1895, formato de 22x16, com quatro paginas, ins-
talada a redacao no Beco do Ouvidor (atual rua Marques do 
Recife) n° 41-A. Publicar-se-ia aos domingos, custando $500 
a mensalidade e $100 o numero avulso. 

So inseriu materia especifica, a salientar programas de 
corridas, variando com as ndtas humoristicas "Pilotadas e..." 
e "E va comendo. . ." 

O segundo numero saiu no dia 13 (1) (Bib. Pub. Est.). 

O ESPIRITA — Surgiu no dia 25 de dezembro de 1895, 
formato de 32x23, com quatro paginas de tres colunas, tendo 
redacao instalada a rua Direita n° 3, 1° andar, para onde 
devia ser encaminhada a correspondencia, destinada a Emilio 
Joao Paulo Ribeiro. Assinaturas: mes — 2$000; para fora — 
2$500. Numero avulso — $100. 

Apresentava-se, consoante o artigo-programa, "sem odios 
e sem vingangas", mas "implacavel guerreiro e pronto a ba-
ter-se com os mais valorosos que nos queiram chamar ao 
campo de bata lha" . 

Inseriu varias notas sob o titulo "Ao publico em geral", 
assinadas por Emilio ou transcritas douLros jornais, acresci-
das de comentarios sobre as suas ideias. Completou a edicao 
ligeiro noticiario especializado. 

Nao ha indicio de ter continuado (Bib. Pub. Est.). 

A SILUETA — Hebdomadario Humoristico, Satirico, 
Artistico, Literario, Sportivo, Imaginacao, etc. — Circulou a 
30 de dezembro de 1895, formato de 25x17, com quatro pagi
nas, sendo as duas centrais ilustradas com horriveis charges 
litograficas. Sob o titulo, as divisas: "Ridendo castigat mores" 
e "Suum quique tribuere". Assinaturas: ano 4$000; semes-
tre — 2$000, pagos adiantadamente; numero avulso — $100. 
Diregao de A. de Andrade. 

(1) Alfredo de Carvalho reglstou o "rr? 1 e unico", seguido de interro-
gagao. 
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Dizia-se, no artigo de apresentagao, "uma pobresita ra-
pariga de espirito indagador, uma especie do barbeiro de 
Sevilha — alcoviteira de tudo e de todos", acentuando: "Uma 
coisa, porem, nao deixara passar: a bestialidade e petulancia 
de uma corja de vadios que nos anda a sugar o dinheiro e 
nos encher de improperios, a raga dos engraxadores de bo-
tas; neles daremos de rijo se preciso for, com o furor estoico 
dos jacobinos". 

So com duas paginas tipograficas, a edigao divulgou um 
conto (a continuar) , a segao "No saco", por Saco Filho, e as 
notas intituladas "Pela riba", tudo em estilo satirico-humo-
ristico (Bib. do Inst. Arq.). 

Em seu n° 3, ano II, de 13 de abril de 1896, dizia A Si-
lueta haver reaparecido apos "tres longos meses de os-
tracismo". Novo diretor — J. Times Pereira Junior. Mudou, 
tambem, a indicagao do sub-titulo: "Musica, Teatro, Lite-
ratura, Belas-Artes, Sports". Subiu para 10$000 a anuali-
dade e para 400 reis o prego do exemplar, transferindo-se a 
redagao e escritorio para a rua Bom Jesus n° 49, onde fun-
cionava a Litografia de Manuel Gomes de Sousa. 

Publicaram-se, ainda, os ns. 4 e 5, este de 31 de maio 
(1) . Divulgava materia variada, a partir das segoes "Kro-
niqueta", de C. de Richelieu; "O que ha?"; "Curiosidades"; 
"Um giro pelo mundo"; "Mosaico", e tc . ; mais a colabora-
gao de Alberto Tavares, Manuel Duarte, Eduardo de Albu
querque e Ios. Times. Mantiveram-se inexpressivas as pagi
nas em litogravura (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 6 

THE PERNAMBUCANO — Entrou em circulagao no 
mes de Janeiro de 1896, formato de 32x23, com oito paginas 
de papel couche, todo manuscrito na lingua inglesa e com 
carater humoristico. Editado por J . E. Purcell, era redigido 
por funcionarios do Telegrafo Ingles. 

(1) Alfredo de Carvalho registara, como ultimo, o n° 4, seguido de 
interrogacao. 
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A materia principal: "Christmas Day in Pernambuco", 
"Answers to Correspondence", "Pernambuco Pars", "Our 
Ladies' Letter" e noticiario desportivo. 

Publicagao mensal, outro comprovante encontrado foi 
o "Special Number", de 24 de maio, com quatro paginas, a 
primeira das quais, a guisa de capa, exibindo, ao centro, o 
escudo de armas da Ingiaterra. Abriu o texto o artigo 
"Queen Victoria's Birthday", encerrando-o a letra do hino 
"God Save the Queen" (Bib. Pub. Est.). 

Prosseguiu, segundo Alfredo de Carvalho, ate o n° 12, 
do mes de dezembro. 

ALMANAK DE LEMBRANgAS — Pa-a 1896 — Langa-
do pela empresa grafica do diario A Cidade, entrou em cir-
culagao essa publicagao, "de grande interesse para todas as 
classes sociais", segundo informou o Diario de Pernambuco, 
de 19 de Janeiro, acrescentando: 

"Compoe-se de setenta e tantas paginas e contem tabe-
las de trens, taxas de telegramas, roteiro do telegrafo otico, 
receitas, datas historicas, tabelas de correios, anedotas, his-
torietas, poesias, contos e muitas outras notas uteis. Cada 
volume vende-se pelo diminuto prego de 1$000". 

O RODRIGUES — Polianteia em homenagem ao 19° 
aniversario do tipografo Jose Rodrigues da Fonseca, "esse 
carater cristalino", prestada por colegas da classe, circulou 
no dia 2 de fevereiro de 1896, formato de 18 1/2x14, com 
quatro paginas de duas colunas. Foi impressa em papel de 
cor, na oficina grafica d'A Cidade, a rua do Imperador n° 43. 

Sua materia constou de "tragos biograficos" e sucintas 
notas de saudagao, assinadas por Joao Ezequiel, Joao Vaz, 
A. Martins, etc. 

Outro "numero unico", o segundo (1), com identico 
objetivo, publicou-se a 30 de Janeiro de 1898, incluindo sau-
dagoes de Leonidas de Oliveira, Mario Bastos, M. de Oliveira 
e outros (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

(1) Da relasao dos "Anais", consta, apenas, o primeiro "numero 
unico". 
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O JANOTA — Passageiro da Imprensa — 6rgao de um 
Grupo Boemio — Divisa: "Falar pouco para cacetear me-
nos". Carnaval (fevereiro) de 1896. A esquerda do titulo, 
lia-se: "Trajo especial em honra do Deus Momo", e a direita: 
"Ano das Gragas •— Avulso: um tostao; apolice ou calcareo". 
Apresentou-se em formato de 32x21, com quatro paginas a 
tres colunas de composicao. O editorial, assinado por Zuza, 
dizia, ao terminar suas "consideracoes" carnavalescas: 
"Brindemos a folia e, apos a carraspana, fagamos do nosso 
Janota o pendao das nossas patuscadas". Seguiu-se interes-
sante materia alusiva, assinada por Flavio, Silvio, Dr. Man-
duca, Fulvio, J. Medeiros, Artur A. Lima e Ribeiro do Vale, 
a maioria em versos (Arq. Pub. Est.). 

O BESOURO — "Publicou-se ontem, nesta cidade, — 
noticiou o Jornal do Recife de 16 de abril de 1896 — o pri-
meiro numero desse periodico humoristico, satirico e critico, 
que aparecera em dias indeterminados". 

Nao ocorreu nenhuma outra informacao a respeito d'O 
Besouro. 

A MALAGUETA — Jornal um pouco espirituoso e muito 
pulha — Circulou em maio de 1896, formato de 31x23, com 
quatro paginas de duas colunas largas, impresso na tipo-
grafia do diario Novidades, a rua das Laranjeiras (hoje 
inexistente) n° 21 . Sem adiantar nada no Expediente (1), 
lia-se, sob o titulo "Primeira prosa": 

"Quer apenas isto: desopilar o estomago do povo per-
nambucano, empanturrado com as guloseimas indigestas da 
politica cotidiana dos jornais serios. Faz espirito por cem 
reis, o que, nao de concordar, e muito mais barato e mais 
facil do que te-lo de graca". 

So inseriu materia leve, desopilante, sem assinaturas. 
Nao houve segundo numero (Bib. Pub. Est.). 

NtJMERO UNICO — Dedicado ao Gabinete Portugues de 
Leitura, pela Tuna Teatral — Bern organizada polianteia 

(1) Segundo o registo de Alfredo de Carvalho, A Malagueta foi com-
posta, paginada e impressa pelo jornalista Fernando Barroca. 
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impressa a cores, servigo grafico da "Luso-Brasileira", for-
mato de 32x22, circulou a 12 de maio de 1896, data do fes
tival em beneficio da instituigao. A primeira pagina, traba-
Ihada em vinhetas, alem do titulo, apresentou o soneto "Es-
mola e Luz", de Carneiro Vilela, lendo-se, nas tres restantes, 
artigos de Adriano Pinto Coelho, Tome Gibson, Pereira Ju
nior, Carvalho Neves, Joao Alfarra, Jose Augusto Alvares de 
Carvalho, Afonso d'Azevedo, A. Arcadia, Rebelo Valente, 
Carlos Russell e Gongalves Maia, e poesias de Barbosa Viana 
e Leandro de Oliveira, todos enaltecendo o Gabinete Portu-
gues de Leitura e sua biblioteca (Bib. Pub. Est.). 

O CAPENGA — Livro de Sortes — Destinado as festi-
vas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, editou-o 
a Papelaria Americana, de Hugo & Cia., para vender-se o 
exemplar a 1$000. 

"fi um livro interessante, — noticiou o Jornal do Reci
fe, de 29 de maio de 1896 — pois, alem de muitos assuntos 
de sortes escritos com bastante verve, contem diversos con-
tos bons e dignos de leitura". 

SEU ANASTACIO — Foi editado pelo Panteon das Ar-
tes, de Nogueira Irmaos, conforme o Diario de Pernambuco, 
de 2 de junho de 1896, que acrescentou: "Alem das sortes, 
em diversos assuntos, tern esse livrinho uma pequena parte 
literaria de que alguma coisa se recomenda". 

O MEQUETREFE — Organizado por Friend John (pseu-
donimo do jornalista Euniciano Ribeiro), considerou-o o 
Diario de Pernambuco, de 3 de junho de 1896, o melhor livro 
de sortes do ano, pois inseriu dados sobre cartomancia, "ter-
minando com uma importante parte literaria, colaborada 
pelos talentosos mogos Joao Barreto de Meneses, Ernesto de 
Paula Santos, Luiz Guimaraes, Gregorio Junior (pseudoni-
mo de Joao Gregorio Gongalves) e Franga Junior". Confe-
riu, alem disso, premio de 50$000 a um dos leitores sortea-
do pela loteria. 

O LAMARAO — "Bern confeccionado" livro, "recheado 
de interessantes sortes" para as festividades juninas, foi pu-
blicado sob a orientagao intelectual de Gil Valerio e Gil Va
lente (Gazeta da Tarde, 9/6/1896). 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 399 

O SANGAIO — fiste foi editado pela Livraria Francesa, 
contendo, "alem de graciosas sortes", "lindos versos, contos, 
charadas, logogrifos, enigmas, problemas, anedotas, senten
ces, cartomancia, jogos de prendas, etc., etc." (Gazeta da 
Tarde, 10/6/1896) . 

O PETISCO — Orgao dos interesses da panca e mais 
nada — Entrou em circula§ao o primeiro numero "desse 
pequeno jornal", segundo noticiou o vespertino A Cidade, 
de 10 de junho de 1896, sem pormenores. 

O JACOBINO — "Importantissimo livro de sortes, que 
podemos dizer e o melhor que ate aqui nos tern chegado". 
Assim registou-lhe o aparecimento A Cidade, de 13 de ju
nho de 1896, acrescentando: "...alem de bons e espirituosos 
os seus versos, da aos seus assinantes um brinde, a correr 
com a primeira loteria do Estado do mes de julho". 

Era O Jacobino, segundo o Jornal do Recife, um "livro 
ilustrado de coisas frescas para a estagao fogosa de traques 
e gebus", tendo sido redigido por Mauricio de Queiroz 
(pseudonimo) . Enquanto isto, a Gazeta da Tarde atribuiu 
a redagao do "spiritistico e kneipistico" livro de sortes a Raul 
Pinglot, que era um disfarce de Julio Falcao. 

O CROTERO — "...otimo e interessante", com 126 pagi-
nas, "vem ornado de uma importante par te literaria, esco-
lhidos assuntos e uma parte de miscelanea", segundo a in-
formacao do Diario de Pernambuco, de 13 de junho de 1896, 
que destacou, da materia geral do livro de sortes em causa, 
extensa poesia de Augusto Aristeu e o "meio simples de des-
cobrir a idade dos outros". 

POLYCHINELO — O ultimo livro de sortes do ano, in-
dicou-o o Diario de Pernambuco, de 20 de junho de 1896, 
como "um dos mais completos, trazendo variados assuntos, 
onde a leitura, ao langar os dados, podera dar largas a sua 
imaginagao". Colaboraram, em suas paginas, Joao Barreto 
de Meneses, Ernesto de Paula Santos, Gregorio Junior e Ma
nuel Arao, afora transcrigoes diversas. 

O BRAZIL REPUBLICANO — 6rgao Literario — Di-
zendo-se impresso em oficina propria, apareceu no dia 21 
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de junho de 1896, formato de 22x16, com quatro paginas de 
duas colunas. Diretor — Miguel de Oliveira; gerente — Joao 
Botelho. Redatores — "diversos". Mensario, assinava-se a 
3?000 mensais, custando 1$000 o numero avulso. Redagao a 
rua do Hospicio, n° 85. 

Dedicava-se "a todas as causas de resultados beneficos"; 
"...brago levantado a lutar em prol da fertilizagao do terreno 
intelectual do pais, O Brazil Republicano e a reflexao da luz 
diamantina da vontade — forga que nos alimenta o espiri-
to" . Sem outras pretensoes, aspirava unicamente "desdo-
brar o pavilhao de nossas ideias ao bafejo das auras da ci-
vilizagao". 

Divulgou materia variada, iniciando o folhetim "Os 
loucos", de Julio Cesar Leal. Fraco em literatura, so apare-
ceram versos de Gregorio Belo. 

Seguiu-se a publicagao (1), embora irregular, e no n° 4, 
de 7 de outubro, que teria sido o ultimo, subiam para o ca-
begalho mais dois nomes, como redatores: Joao Augusto Be-
zerra e Carlos Xavier Pais Barreto. A primeira pagina dessa 
edigao homenageou a memoria do maestro Carlos Gomes. 
No mais, assuntos de rotina (Bib. Pub. Est.). 

POLYANTHfiA — Circulou a 29 de junho de 1896, em 
homenagem a memoria do Marechal Floriano Peixoto, no 
primeiro aniversario do seu falecimento. Impressa em papel 
couche, na tipografia de Francisco P. Boulitreau, apresentou-
se em formato de 32x22, com dez paginas, a primeira das 
quais ilustrada com desenho, em litogravura, do extinto, 
seguindo-se produgoes a ele referentes, assinadas por Pereira 
Junior, Argemiro Aroxa, Martins Junior, Pereira da Costa 
Filho, Ribeiro da Silva, Graciliano Martins, Manuel Arao, 
Euclides Quinteiro, Joao Barreto de Meneses, Jaborandi Mo-
rais e outros (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

CONGRESSO ACADEMICO — Iniciou-se com a edigao 
de 14 de julho de 1896, de oito paginas, formato de 32x22, 
a tres colunas de composigao. Redator-chefe — Pedro Mota; 

(1) Alfredo de Carvalho registara o "numero 1 e unico", seguido de 
lnterroga?ao. 
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Secretario — Rodrigo Costa; Redatores — Paulo Amaral, 
Correia Lima e Laudelino Batista; Gerente — Gaspar Re-
gueira. Redacao instalada a rua do Hospicio, n° 1, 1° an-
dar, depois na rua Nova, n° 44, 3°. Assinatura trimestral: 
2$000; para fora da cidade — 2$500. 

Lia-se no editorial de apresentacao: "Sem objetivo al-
gura politico, a nossa fdlha visa tao somente Direito e Lite-
ra tura , nao significando, essa nossa norma, absoluto indi-
ferentismo a questoes soeiais que surjam de momento e que, 
pela sua importancia, devam ser estudadas a luz da critica 
sincera e desapaixonada. O nosso jornal, inda mais, sera 
franqueado a todo aquele que, como nos, estuda Direito e 
Letras e quiser, tambem como nos, reerguer o nome que 
outrora t inha a lendaria Academia do Recife — o Templo 
augusto donde hao saido as mais puj antes mentalidades do 
Brasil". 

Alem das produgoes da equipe redacional, teve a revis-
ta, ate o n° 6, de 15 de dezembro, a colaboragao de Augusto 
Meira, Edison Filho, Newton Burlamaqui, Joaquim Freire, 
Clovis Bevilaqua, Abdias Neves, Soriano de Albuquerque, 
Geroncio de Carvalho, Afonso de Barros, Heraclito Vaz, 
Augusto Cavalcanti, Ernesto Garces, Jose Juliao e J. Xavier 
de Carvalho, afora a "Galeria de tipos", por Gil; os "Contos 
a lapis", de Block, e a "Cronica", onde se resumia, em cada 
edigao, o noticiario academico. 

"Depois de tormentosa travessia pelo oceano intermino 
da ideia", emergiu "da tela caotica da indiferenga o Con-
gresso Academico, em seu segundo ano de vida". Assim 
apresentou-se o n° 1 de 1897, a 15 de junho . A redacao se 
transferira para a rua Paulino Camara (hoje Camboa do 
Carmo) n° 28, 2° andar . Sempre com oito paginas, circulou 
ate o n° 7, de 15 de dezembro. 

Voltou (impressao do Atelier Miranda, a rua Duque de 
Caxias n° 37) — n° 1, ano III — a 15 de maio de 1898, pro-
longando sua existencia ate o n° 6, que saiu (atrasado) no 
dia 15 de novembro, unico com 10 paginas (1) . 

(1) Em seu registo, Alfredo de Carvalho mencionou apenas a existen
cia do primeiro numero. 
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O corpo redacional sofreu sucessivas alteragoes, a co-
megar do quinto niimero do primeiro ano, dele vindo a par-
ticipar tambem Rodolfo Filho, Newton Burlamaqui, Gaspar 
Meneses, Augusto Aristeu, Alvaro Ottoni, Augusto Meira, 
Livino Madeira, Gonzaga de Arruda e Geroncio de Carva-
lho. Foram colaboradores, afora os ja mencionados: Tito 
Rosas, Fausto Botelho, Henrique Couto, Targino Filho, Hei-
tor C. Branco, Gervasio Fioravanti, Professor Laurindo 
Leao, Eurico Chaves, Alcedo Marrocos, Olinto Meira, J. Frei-
re, Manuel Tavares, Alfredo Bittencourt, senhorinha A. F . 
B . , Joao Barafunda (pseudonimo de Joao Francisco Coelho 
Cavalcanti) , etc. 

O Congresso Academico manteve boa feicao material , 
aparecendo sempre impresso em papel couche (Bib. Pub. 
Est. (2) e Bib da Fac. Dir.-UFPe.). 

TRIBUNA LITTERARIA — Revista de Ciencias e Le-
tras — Surgiu a 1° de agosto de 1896, formato de 32x23, 
com oito paginas de duas colunas largas, em papel couche, 
confecgao da Tip. Luso-Brasileira, de Russell & Cia., a rua 
do Rangel, n° 2. Diregao do corpo docente da Escola de En-
sino Secundario Para Senhoras, a cargo da Sociedade Pro-
pagadora de Instrugao Publica. Redatores: Carlos Porto Car-
reiro, Joao Batista Regueira Costa, Morais Pinheiro, Neto 
Campelo, Olinto Victor e Pergentino Galvao. Redagao a rua 
do Hospicio, n° 10. Assinaturas: semestral — 5$000; trimes-
tral 3$000. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Jornal exclusiva-
mente dirigido por uma corporagao docente, sem o bafejo 
oficial, e destinado a propaganda da instrugao e da educa-
gao em todas as camadas sociais — § este, que nos conste, 
o primeiro a sair a lume neste Estado". 

"Nestas colunas, a ciencia e a l i teratura patr ia terao 
acolhimento franco e generoso lugar para expandir-se. Jul-
gamos assim prestar um servigo a instrugao em nosso pais, 
e satisfazer a u m a verdadeira necessidade publica: — a de 
espalhar conhecimentos que devem ser o patrimonio de 

(2) £ bastante falha. a colecao da Biblioteca Publica do Estado. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 4 0 3 

todos, e a de fazer a propaganda educacionista pela mais 
popular de todas as formas — o jornal". 

Sairam a lume quatro edicoes, apenas, divulgando pro-
gramas de cursos e pontos; "Notas soltas" e produgoes dos 
redatores, mais Olimpio Galvao e Pinto Junior. 

O n° 4, que foi ultimo, teve a data de 1 de novembro 
(Bib. Pub. Est.). 

MARIA FONTANA — Polianteia em homenagem a fa-
mosa atriz que se exibia no Teatro Santa Isabel, circulou 
no dia 12 de agosto de 1896, com quatro paginas, formato 
de 32x23. Sobre a persinalidade artistica de Maria Fonta-
na escreveram, em prosa e verso, C. V. (Celso Vieira), Al
berto Oliveira, Placido de Almeida, Joaquim Cruz e outros 
intelectuais (Bib. Pub. Est. e Bib. do Liceu de Artes e Oficios). 

PEQUENO BOLETIM DO CONSELHO CENTRAL DO 
RECIFE — Crgao mensal da Sociedade de Sao Vicente de 
Paula, apareceu no mes de agosto de 1896, para "distribui-
gao gratuita pelas conferencias da circunscrigao". Forma
to de 22x16, com 24 paginas em papel couche e capa sim
ples de cor, foi impresso na Tipografia de A. Matos, a rua 
Marques de Olinda, n° 37, constando do Expediente: "Cor-
respondencia para Joaquim da Silva Cabral — Rua da Au
rora, n° 19, 2° andar. 

Lia-se, entre outros topicos, no artigo-programa, assi-
nado pelo diretor-presidente Carlos Alberto de Meneses: "O 
Pequeno Boletim sera uma carta aberta para todos, se 
ocupando ora de um, ora de outro, ora de todos, conforme 
ocasiao e necessidade se apresentar, reduzindo assim a um 
minimo facil o que nao puder transpor os limites de uma 
comunicagao particular". Concluiu solicitando ajuda para 
as despesas com a publicagao. 

Divulgou leituras espirituais, c o r r e s p o n d e n t , instru-
goes e noticiario do movimento geral da Sociedade, conti-
nuando a circular regularmente. Ao atingir o n° 12, que 
reuniu os meses de julho e agosto de 1897, transferiu-se o 
trabalho grafico para o Atelier Miranda, situado a rua Padre 
Nobrega ns. 18/20. 
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Verificado, em numeragao seguida, urn total de 198 
paginas, iniciou com o n° 1 (ano II) nova serie em setembro 
de 1897, para chegar ao n° 12 em dezembro de 1898, perfa-
zendo 298 paginas. 

Comegou o ano III — n° 1 — em Janeiro de 1899, sain-
do o n° 8 datado de setembro/dezembro, tudo somando 
122 paginas. 

Prosseguindo em 1900, ano IV, publicou-se o n° 1 em 
Janeiro e o 5° no mes de maio, ao todo 133 paginas. 

Terminou ai a existencia do Pcqueno Boletim, cujo pro-
grama noticioso e de leituras espirituais nao sofreu altera-
gao, constituindo "raro e precioso documentario da agao 
vicentina" (Bib. do Coleg. Nobrega) (1). 

O TEMPO — Sem indicagao dos respectivos numeros, 
existem comprovantes das edigoes correspondentes a 30 de 
setembro e 20 de outubro de 1896. Manuscrito, o titulo em 
letras grandes, ocupava uma folha de papel pautado, com 
quatro paginas. Redatores — Joao Demetrio de Meneses e 
Armando Vaz e Silva. Assinatura mensal — 200 reis, me-
diante pagamento adiantado. Circulagao nos dias 10, 20 e 30. 

Sua materia constituia-se de contos, cronicas, versos 
humoristicos e uma ou outra noticia. A colaboragao princi
pal era do proprio Demetrio, Zebedeu e Dr. Folha Seca 
(Coleg. Isacio Carn. Ramos). 

O ALPHA — "Fiel interprete das ideias grandiosas que 
se aninham no coragao dos novos", surgiu esse bimensario 
a 22 de outubro de 1896, formato de 32x22, com quatro pagi
nas, tendo redagao instalada a rua do Livramento, n° 12. 
Secretariado por Joao Pais de Carvalho Barros, eram outros 
redatores: Eduardo de Albuquerque, Francisco Augusto de 
Sales Morais, Maturino Monclar, Lira Andrade e Alipio Me
neses. Assinatura trimestral — 2$500; mensal — 1$000. Im-
pressao da tipografia d'O Estado, a rua das Laranjeiras 
n° 23. 

(1) Na Biblioteca Publica do Estado existe comprovante, tao sdmen-
te, da edl?ao de estreia do Pequeno Boletim, unica, por seu turno, men -
cionada, nos "Anais", por Alfredo de Carvalho. 
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"Em meio desta mudez intelectual que paira sobre nos-
sa terra, — lia-se no editorial de apresentagao — tenta um 
punhado de atrevidos novos soerguer a tampa tumular que 
encobre, como que num sarcofago, a alma literaria do Leao 
do Norte". 

Aludiu, a seguir, a mocidade que se entregava as lutas 
politicas, em vez de entregar-se as lides do saber. Lutaria 
pelas boas causas, contra o erro, para o que pedia ao "anjo 
da l i teratura" luz, muita luz, "para aclarar os cerebros es-
curos, fazendo-lhes sentir as belezas do saber e do estudo". 

Boa materia literaria, em prosa e verso, constituiu o 
acervo dos tres unicos numeros d' O Alpha dados a divulga-
gao, o ultimo dos quais datado de 23 de novembro. Alem do 
corpo redacional, colaboraram M. de Oliveira, Cleomenes 
Filho, Antonio Baltazar, Manuel Barreto e Xenofonte, este 
com a "Cronica" da ultima pagina (Bib. Pub. Est.). 

O BRAZIL ARTISTICO — Revista Mensal da Sociedade 
dos Artistas Mecanicos e Liberais, mantenedora do Liceu de 
Artes e Oficios de Pernambuco — Entrou em circulagao no 
dia 22 de novembro de 1896, formato de 31x22, com oito 
paginas a duas colunas largas de composigao. Redatores — 
Mamede (Justiniano) dos Reis, Cirilo Santiago e Jose Times 
Pereira Junior, este tambem servindo como diretor-gerente. 

Em longo editorial, A Redacao teceu consideracoes 
acerca dos 55 anos de existencia da SAMLP, assinalando: 
"Hoje e mais uma data de gloria, porque e mais uma con-
quista — a publicagao da sua bandeira, a sua cronica, o ar-
quivo, em suma, no qual a Sociedade se esforgara com mais 
vigor, o seu jornal, a que deu o titulo patriotico e fraternal 
de Brazil Artistico". 

Constituiu-se a materia da primeira edigao de artigos e 
notas curiosas sobre movimtntos artisticos regionais e inter-
nacionais e as atividades da SAMLP, assim ocorrendo no n ° 
2, datado de dezembro, quando escreveu Samuel Farias, em 
lucida cronica: "Nas colunas deste atomo do jornalismo per-
nambucano e que pretendemos manejar a pena e afiar o 
gladio neste marmore de Carrara". 
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Em Janeiro de 1897 circulou o n° 1, ano II, acrescentan-
do a seguinte tabela de assinaturas: Ano — 10$000; seis me-
ses — 5$000, mediante pagamento adiantado. A numeragao 
das paginas nao se deteve, continuando de edigao em edigao, 
para efeito de posterior volume encadernado. 

Apos o- n° 2, de fevereiro, o 3° demorou a publicar-se, 
aparecendo datado de margo/abril/maio, numerado 3/4/5, 
cujo editorial se rejubilava com o fato de o prefeito da ca
pital haver atendido a sugestao d'O Brazil Artistico, abrindo 
concorrencia publica para a construgao dum teatro munici
pal — o Politeama Pernambucano. 

Completadas 40 paginas das cinco edicoes, ficou sus-
pensa a publicagao, reaparecendo numa "edigao extra", de 
quatro paginas, em papel couche, a 19 de dezembro de 1897, 
ao ensejo da abertura da Exposigao de Belas Artes, 4nstala-
da no Liceu. Segundo o editorial assinado por A Direcao, o 
periodico esperava reassumir, no ano seguinte, "o seu ver-
dadeiro papel na Imprensa", o que nao conseguiu. 

Os dois primeiros numeros d' O Brazil Artistico foram 
impressos na tipografia do Diario de Pernambuco, conti
nuando na oficina de Obras do Estado, menos o ultimo, que 
saiu da Tip. Laemmert & Cia., situada a Avenida Marques 
de Olinda n° 4. Alem dos escritos assinados pelos redatores, 
foi constante a colaboragao de Ascendino de Sousa (Arq. 
Pub. Est.). 

LEAO DO NORTE — Imparcial, Ilustrado e Humoris-
tico — Surgiu a 1° de dezembro de 1896, formato de 44x32, 
com quatro paginas de tres colunas largas, impresso em 
papel couche, na Oficina de Obras do Estado. Diretor — 
Vicente Ferreira da Costa Junior, funcionando a redagao na 
rua do Imperador, n° 21, 1° andar. Tabela de assinaturas: 
ano 15$000; semestre — 8S000; trimestre — 4$000; para fora 
da cidade — 17$000, 9$000 e 5$000, respectivamente. Nume-
ro avulso — $500. 

Serviu de cabegalho expressivo desenho, entrelagadas 
no titulo as palavras Industria, Comercio e Agricultura, 
nele aparecendo figuras de mulher e leao e, ao fundo, trecho 
do porto, farol e navios ao largo. Completou a primeira 
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pagina simbolica alegoria — leao de guarda-chuva e chapeu 
a mao — com a legenda: "O Leao do Norte apresenta-se a 
Imprensa Pernambucana, saudando-a, e pede-lhe o seu be
nevolo concurso na mesma senda de combate" (representa-
da a Imprensa, na ilustragao, por caneta, tinteiro e paginas 
de frente de todos os diarios em circulagao no Recife). 

Declarava o artigo-programa: "Envolto na purissima 
clamide da imparcialidade, o Leao do Norte cumprira estri-
tamente o programa tragado pela diregao e nao procurara 
absolutamente enlodagar-se parcialmente no charco politi
co onde medram a mesquinharia, o oprobio e a deshonra". 

Depois de outras consideragoes: "O humorismo pode 
ser cultivado sem que se tenha necessidade de descer a lin-
guagem licenciosa de bordel, ao insulto baixo de patio de 
feira". 

A quarta pagina constou de charges politicas e de cos
tumes, em desenhos litograficos. Nas paginas tipograficas 
inseriu colaboragao de Olimpio Galvao, Joao Ezequiel, Lean-
dro de Oliveira e Joao Ferro; as segoes "Badaladas", de cri-
tica politica, com a assinatura de O Vigario; "Hidrosudohu-
morismo", em versos, de No Lasco e Dr. Pessoa; "Noticia-
rio" e comentarios redacionais. 

O n° 2 retratou, na primeira pagina, ocupando-a toda, 
o vice-presidente da Republica, Manuel Vitorino Pereira; o 
n° 3, o governador do Estado, Joaquim Correia de Araujo; 
o n° 5, o Visconde da Silva Loyo, e o n° 6 o bispo D. Esberard 
(homenagem a sua memoria), atraves de excelentes dese
nhos do ilustrador C. Hompfer. 

Foram outras segoes do movimentado jornal: "Caixinha 
dos tres desejos", por Monoculo; "Repiques", por Batista, o 
Sacrista; "Operagoes", por Bisturi; "Praticas", por O Viga
rio, etc. Teve, ainda, a colaboragao dos poetas Antao Souto 
e Ferreira Junior. A pagina final de cada edigao apresen-
tava charges a craion, em litogravura, de critica social e po
litica. 

No n° 3, de 24 de dezembro, ao passo que augurava Boas 
Festas e "maiores felicidades" no Ano Novo, o editorialista 



4 0 8 LUIZ DO NASCIMENTO 

lamentou que o Natal nao pudesse ter o brilho dos anterio-
res, devido ao flagelo da peste, a crise financeira e "a poli-
ticagem, que desmoraliza a Republica e martiriza o povo". 

A publicagao estendeu-se ate o n° 7, que circulou a 25 
de fevereiro de 1897 (Bib. Pub. Est.). 

A RIBALTA — Revista critico-teatral da Arcadia Dra-
matica Julio de Santana — Saiu a lume no dia 6 de dezem-
bro de 1896, formato de 32x22, com quatro paginas de duas 
colunas largas, impressa na Oficina de Obras do Estado, 
tendo redagao a rua Estreita do Rosario, n° 13, 1° andar. 
Redatores: Alcides Camara, Elisio Moreno, Antonio Joaquim 
de Matos Jacare, Ribeiro da Silva, Carlos Russell e Antonio 
de Sousa Camponio. O cabecalho constou de artistico dese-
nho, entremeando o titulo uma lira, mascaras, um comico, 
palco e caixa de teatro. 

Entre outros conceitos, dizia o artigo de apresentagao: 
"...propagando as modernas ideias sobre o teatro de hoje, 
considerado merecidamente a maior fonte de educacao, di-
fundindo a palida e frouxa luz de seu valor literario e artis
tico, surge A Ribalta cheia de forca, cheia de vida, tendo 
por fim o alevantamento do teatro entre nos, honrando as-
sim os esforcados batalhadores como Afonso Olindense, Car-
neiro Vilela, Ribeiro da Silva, etc., que sao dignos de ser 
imitados pela mocidade de hoje". 

A primeira pagina foi dedicada ao artista portugues 
Julio de Santana (falecido no Recife, em 1893), com a res-
pectiva biografia e retrato ao centre Nas paginas restantes: 
produgoes assinadas pelos redatores, incluindo pseudonimos, 
e as secoes "Indiscrecao", "Ecos teatrais", "Pela sede", 
"Picos", de Saloio, e a "Cronica". 

O n° 1, ano II, aparecido em Janeiro de 1897, contendo 
seis paginas, dedicou mais de duas a biografia do artista, 
tambem portugues, Tomaz Antonio Espiuca, ilustrada com 
retrato. Constava entre os redatores o nome de Leonidas de 
Oliveira. 

Ainda se publicaram, transferido o trabalho material 
para a "Tip. da Avenida", os ns. 2, 3 e 4, todos de quatro 
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paginas, datado o ult imo de maio/ junho, dele constando, 
unicamente , como redatores, Alcides Camara, Elisio More
no, Figuinha, Saloio e Loendra ( anagrama de Leandro de 
Oliveira). A par das segoes fixas, salientavam-se, no texto, 
cronicas de Camponio e poesia de Assis Pacheco (Bib. do 
Liceu de Artes e Oficios e Bib. Pub. Est.) (1) . 

1 8 9 7 

ALMANACK LITTERARIO POSTAL PERNAMBUCA-
NO — (Dedicado ao Corpo Comercial de Pernambuco) — 
Para o ano de 1897 — Impresso n a tipografia do Commercio 
de Pernambuco, a rua do Imperador, n° 69, formato de 
20x14, apresentou-se com 208 paginas, tendo como diretor-
gerente Joao Marinho Pais Barreto Filho e diretor literario 
Olimpio Galvao. 

Fundou-se com o objetivo de "bem servir ao comercio e 
a causa das letras patr ias" , consoante a no ta "Ao publico", 
que iniciou o texto. Logo apos ocorreram 35 paginas de in-
formagoes, as mais precisas, "sobre o modo por que e feito 
o servigo postal da Republica", alem de tabela de pregos; 
nomes de assinantes; dados sobre servigos telegraficos e 
ferroviarios e taxas de cambio. 

Ao Calendario, seguiu-se longa segao de Literatura, n a 
qual foram divulgados contos de Carlos Porto Carreiro, 
Olimpio Galvao, Ernesto de Paula Santos, L. Lavenere, 
Gonzaga d'Arruda, Elro e Spencer Neto; t rabalhos outros, 
em prosa, assinados por Jose Mart iniano de Sousa, Joao 
Barreto de Meneses, A. M. , Rodrigo Costa, Francisco Barro-
so, Alipio Bezerra, Morrisson Faria, Clovis Bevilaqua, Eus-
taquio Pereira (Faneca) e J . B . Regueira Costa, e poesias 
de Targelia Barreto de Meneses, Fenelon Pereira, Augusto 
Aristeu, Solidonio Atico Leite, Fiuza de Pontes, Francisco 
Barreto de Meneses, Paulo (Gongalves) de Arruda, Te-
mistocles Machado, Raul Bio ( anagrama de Braulio da 
C u n h a ) , Artur Bahia, Honorio Carrilho, Assis Vidal. 

(1) E incomplete, a colecao da Biblioteca Publica do Estado. 
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Carlos Galvao, Celso Vieira, Mateus Coimbra, Manuel Arao, 
Joaquim Freire, Valfrido Souto Maior, Carlos Porto Carrei-
ro e Alfredo de Castro. Diferentes producoes, em prosa e 
verso, t iveram como ass inatura o anag rama Leugim, nao 
identificado. Houve, ainda, a lgumas transcrigoes. 

Nao h a indicacao de ter saido o segundo numero do in-
teressante Almanack (Arquivos de A. Alvim e de J. Patro-
cinio). 

O JUCA — <5rgao dos Politicos dos Bastidores — Tendo 
como redator-chefe o Major Afonso Leal (1) (pela via espi-
ri ta, a cargo do Desembargador Barreto, logo substituido 
pelo Comendador Girio), apareceu no dia 12 de Janeiro de 
1897, formato de 31x22, com quat ro paginas, impresso em 
papel couche. Sob o ti tulo, lia-se: "Aparece quando quer" . 
Prego do exemplar — 200 reis. 

A primeira pagina ocupou-se, n u m enquadramento de 
vinhetas, das personalidades do empresario Jose Fernandes 
de Carvalho (o Juca) e da atriz Alba Rat t i . 

Nao era jornal politico — declarava o art igo de apre-
sentagao, abrindo a segunda pagina — mas "lirico, drama-
tico e familiar". T inha a tarefa de assestar, com habili-
dade, seu holofote no Teatro San ta Isabel, pa ra desvendar 
os misterios dos bast idores". 

Publicado por ocasiao da temporada da Companhia 
Tomba, O Juca teve existencia efemera. Tratou, exclusiva-
mente, de assuntos dos bastidores teatrais , atraves de segoes 
satiricas e humorist icas, tais como: "Telegramas — via es-
piri ta"; "Segao politica", "Coisas frescas", "Dizem...", "Te-
lefonadas", "Coisas Originais" e "Ca por baixo", assinadas 
com diferentes pseudonimos. A primeira pagina focalizava, 
em tipos fortes, o merecimento dos ar t is tas da Tomba. 

O terceiro e ul t imo numero, no qual Carvalho Neves se 
declarou "unico redator terrestre responsavel, saiu no dia 
23 de Janeiro (Arq. Pub. Est.). 

(1) Apelido do Major Antonio Ricardo dos Santos, oficial da Guarda 
Nacional, afamado pelas suas excentricidades e falecido a 14 de fevereiro 
de 1895. 
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ARCHIVO FORENSE — Revista Quinzenal de Jurispru-
dencia, Dedicada a Vulgarizagao das Decisoes do Superior 
Tribunal de Justica do Estado e Por Este Fornecidas, Por 
Certidao, e Das Sentencas Dos Juizes de l a Instancia — O n° 
1, serie I circulou a 18 de Janeiro de 1897, formato de 22x15, 
com doze paginas de texto e capa simples, no mesmo pa-
pel. Propriedade e redagao de Hugo & Cia. Prego do exem
plar — 1$000. 

Iniciativa da Papelaria Americana, pretendia publicar-
se duas vezes por mes, assim prestando "um grande servico 
a jurisprudencia brasileira e, especialmente, ao foro de Per-
nambuco" . 

A edigao de estreia obedeceu, estri tamente, ao objetivo 
enunciado, terminando com a transcrigao, no idioma fran-
ces, de uma audiencia do Tribunal de Commerce de La 
Seine. 

Entretanto, apesar de tao bom comeco, o Archivo ficou 
no primeiro numero (Arq. Pub. Est .) . 

O PASQUIM — Entrou em circulagao a 21 de Janeiro 
de 1897, formato de 36x25, com quatro paginas de tres boas 
colunas, lisonjeiro servigo grafico d' A Provincia, instalada 
a rua do Imperador, n° 19. Prego do exemplar — $100. 

Batizou-se com esse nome, segundo o artigo de abertu-
ra, para lograr "os que tivessem, mais tarde, de crisma-lo 
assim", acentuando: "E crisma-lo-iam com certeza. Inteira-
mente livre, superior as conveniencias e as convengoes, 
emancipado dos preconceitos, amante da verdade n u a e crua, 
disposto a ocupar-se de todos os assuntos, resolvido a nao 
poupar pessoa alguma com maus bofes e sem papas n a 
lingua — fara danar meio mundo, levando bandos de gente 
a perder a t r amontana" . 

Seguiu-se o comentario "Invetivas", de Aretino de 
Sousa, que assim comegou sua arenga: "Tu escondes, go-
verno do campo da Repiiblica, a tua fraqueza debaixo das 
cores rubras de uma pletora de ment i ras!" . 

Foram outros titulos da materia do desabusado orgao: 
"Falsidades revoltantes", "Agressoes gratuitas", "Mistiforio 
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alheio", "Picuinhas", "Insulsa moxinifada", "Varias sensa-
borias" (dos outros jornais) e o folhetim "O rabo do gato', 
por Nolasco Pessoa. 

O segundo e ultimo numero foi publicado no dia 30, de 
cuja edicao "foram inutilizados", pela Policia, "diversos 
numeros", "sendo preso o sr. Agostinho Bezerra, proprieta-
rio da agenda onde eram os mesmos vendidos" (1) (Bib. 
Pub. Est.) (2) . 

O TOMBA — <5rgao dos Coniglistas e Lafonistas — O 
n° 1, ano I (e unico) circulou a 28 (1 A) de Janeiro de 1897, 
formato de 32x22, com quatro paginas de tres colunas, im-
presso em papel especial. Preco do exemplar — 200 reis. 
Sob o titulo, lia-se: "Aparece sempre depois d'O Juca" e, 
noutra linha: "Redator-chefe — Gregorio Neto (sem ser 
pela via espiri ta)". 

Da primeira pagina constou, apenas, entre vinhetas, o 
soneto "A Alba Ratti", assinado por Victor Hugo Stellini. O 
editorial, de Gregorio Neto (pseudonimo de Jose de Castro 
e Silva), dizia ser o joi'nal "exatamente como O Juca, lirico, 
dramatico e familiar", mas diferente num ponto: nao pene-
trava, "como uma crianca, nos camarins das atrizes, porque 
nao se limitaria a ver e ouvir". 

Toda a materia d'O Tomba (dencminacao da compa-
nhia em exibigao no Teatro Santa Isabel) focalizava, com 
muita verve, a polilica de bastidores, em prosa e verso li-
geiros, a exemplo d'O Juca (2 A) (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. 
Est.). 

DEZESEIS DE FEVEREIRO — Polianteia em home-
nagem a sra. Elisa Camara, por motivo da data do seu ani-

(1) Informacao do "Almanack de Pernambuco", edigao de 1904. 
(2) Nao existe coniprovante do n? 2. 
(1 A) Nao no dia 22, como consta dos "Anais", de A. de Carvalho . 
(2 A) — A policia apreendera edig5es, nao so d'O Pasquim. mas tambem 

d'O Tomba e d'O Juca, "repositories de pilherias apimentadas" , redigidos 
por jornal is tas "impalpaveis", o que privou a populagao "de algumas horas 
de gargalhadas gostosas". Tal a informagao fornecida pela edi?ao de 
7/2/1897, do Leao do Norte, periodico tambem dado a l i tera tura humoris t i -
oa, que concluiu: "Cruel policia, que assim priva o povo de esquecer por 
algum tempo as agruras da prosaica vida que ele supor ta!" 
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versario natalicio, circulou em 1897, com quatro paginas, 
formato de 35x24, sendo impressa, em grosso papel couche, 
no Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, 18/22. Ocupou a 
primeira pagina boa litogravura da homenageada, num 
desenho de C. Hompfer. O soneto "Data de ouro", por M. C , 
num ovaloide de vinhetas, encheu a quarta, ao passo que 
as do centro, em duas colunas largas, apresentavam croni-
cas e notas de saudacao assinadas por Jose Henrique Cam
pos (de Cuiambuca), Manuel Cavalcanti, Ildefonso Simoes, 
Samuel Guimaraes, etc. (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

A GRATIDAO — Pequcno jornal scrio e sincero — 
Numero unico de 16 de fevereiro de 1897, apresentou-se em 
formato de 20x14, com quatro paginas, circuladas de vi
nhetas, trabalho grafico do Atelier da Maison Chic, a rua 
Nova. Editado por um grupo de amigos da familia, sua 
materia constituiu-se de sucintas notas e versinhos de sau
dacao a senhorinha Elisa Camara, que completava anos 
naquela data . A primeira pagina foi ocupada pela propria 
aniversariante, que assinou a seguinte quadra, remetida do 
Engenho Cuiambuca: 

"Aos dignos cavalheiros e autores 
Duma tao esplendida manifestacao, 
Orgulhosa, tributar-lhes venho 
A minha mais sincera gratidao" (Bib. Pub. Est.). 

O TROCISTA — 6rgao Burlesco e de Propaganda — 
Ano I, numero unico, circulou a 28 de fevereiro, primeiro 
dia do carnaval de 1897, formato de 32x22, com quatro pagi
nas a tres boas colunas de composigao. Confeccionado na 
oficina tipografica da Livraria Francesa, apresentou mate
ria leve, de acordo com o titulo, em prosa e verso, entremea-
da de pequenos anuncios da casa editora. Incluiu um sone
to serio de Firmino de Figueiredo (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. 
Est.). 

O CARNAVAL — Circulou a 28 de fevereiro de 1897, 
apresentando como redator Antonio Pereira. Formato pe-
queno, com quatro paginas de duas colunas. Lia-se no ca-
becalho: "Ano 96 — n° 69". 

Outra edigao apareceu no dia 20 de fevereiro de 1898, 
ambas carnavalescamente redigidas e ilustradas com vinhe-
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tas figurativas. Mas, na primeira, viam-se "assinaturas" de 
Franga Pereira, Bianor de Medeiros, Baltazar Pereira, Gra-
ciliano Ramos e outros grandes do jornalismo diario (Bib. 
Pub. Est.). 

A BISNAGA — Orgao do Clube 33 — Saiu a lume (ano 
XXIII — numero unico) a 28 do mes de Momo (fevereiro) 
de 1897, dizendo-se "jornal de maior circulagao no Carna-
val", tendo como redator-chefe... Antonio Conselheiro. Cons-
tavam do cabegalho as quadras: 

"Risonha e viva, leitores, 
Ei-la que surge — A Bisnaga, 
Trazendo versos e flores 
A quern aplausos lhe traga. 

Mas, cautela! que a brejeira 
Nao traz somente carinhos: 
Toda rosa feiticeira, 
Tendo aromas, tern espinhos". 

Ainda se lia, abaixo do titulo: "Ridendo castigat mores" e 
"Para a frente e que anda a gente". Impressao da oficina 
grafica d' O Estado, formato de 33x25, com quatro paginas 
de tres colunas. 

Sua materia constituiu-se de extensas cronicas, inclusi
ve urn rodape que ocupou todas as paginas, intitulado "Coi-
sas do Carnaval", assinado por Cascarilho. Havia, tambem, 
telegramas carnavalescos, pastiche de pensamentos, as "Ele-
tricas" e uma unica pega em versos — "Mofina", de Placido 
de Arruda. 

Seis anos depois, deu nova edigao o orgao do Clube 33: 
ano XXIX, numero unico — 22 do mes de Momo de 1903 — 
tendo como redator-chefe o General Pando (pseudonimo de 
R. M. Braga). Apresentou materia ligeira, em prosa e ver
so, entremeada de vinhetas carnavalescas, sendo colabora-
dores Fausto Cunha (revisor), Leo (pseudonimo de Leoni-
das de Oliveira), Kock Junior, Joroaldra, Murilo e Cruz 44 
(Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

REVISTA UNIVERSAL — Jornal Noticioso, Comercial, 
Industrial, Agricola, Literario, Historico, Biografico e de 
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Anuncios — Apareceu a 4 de abril de 1897, formato de 53x36, 
com quat ro paginas de seis colunas. Diretor responsavel — 
A. da Silva Carvalho, funcionando a redagao e administra-
gao na rua Duque de Caxias, n° 37. Publicagao bissemanal 
assinava-se a 5$000 por semestre e a 2$500 por t r imestre . 
Numero do dia — 100 reis. Trabalho grafico do Atelier Mi
randa , a rua Padre Nobrega, ns. 18 e 22. 

Lia-se, no "Programa do nosso jornal", que o mesmo 
nao t inha compromisso politico, dedicando-se unicamente a 
bem informar ao publico "as ul t imas novidades ocorridas, 
t an to no pais como no estrangeiro, sobre todo e qualquer 
assunto da vida social". 

A edigao abriu com "Almanack", seguindo-se noticia-
rio ligeiro, estatisticas e informagoes uteis. Estabeleceu dois 
pianos de premios pa ra assinantes. Ainda inseriu alguma 
mater ia redacional na quar ta pagina, enchendo de anuncios 
o res tante espago, mais de duas e meia paginas. 

Circulou o n° 2 no dia 8, obedecendo a meta inicial (Bib. 
Pub. Est .) . 

Segundo Alfredo de Carvalho ("Anais"), a publicagao 
estendeu-se ate o n° 4, de 15 de abril. 

O CAPETA — 6rgao Neutralizado — Impresso em for
mato de 38x27, a quatro colunas de composigao e quat ro 
paginas, circulou — Ano V, n° unico (1) — a 17 (2) de abril 
de 1897. Redatores: Serafim, Careca, Budiao e Chico Con
go. Logo abaixo do t i tulo estampou o expediente: 

"O cambio pede gorgeta 
da cabega ate aos pes; 
quern quiser ter O Capeta 
que gaste 200 reis. 

O meu nome, que era antigo 
Judas — chefe e soberano, 
pra distinguir-se dos outros 
virou Capeta este a n o " . 

(1) At6 o Ano IV, era denominado O Judas. 
(2) Nao no dia 27, como consta dos "Anais". 
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Tres paginas acolheram materia satirica e humoristi-
ca, em prosa e verso, apontando emulos do Judas. Colabora-
dores: Gregorio Junior, Arion, Yoyo Bastos, Mandu Sujo, 
Baldomero, etc. A quar ta so conteve anuncios (Bib. Pub. 
Est.). 

O PECHOTE — Temperado, escolhido para todos os 
paladares — Destinado a circular trimensalmente, saiu o 
primeiro numero na l a dezena de maio de 1897, formato de 
31x22, com quatro paginas de tres colunas. Impresso na 
oficina grafica d' O Novidades, a rua das Laranjeiras (hoje 
inexistente) n° 21, assinava-se a 1$500 por trimestre, custan-
do o exemplar $200. Redacao a rua das Trincheiras (tam-
bem inexistente) (1) n° 38, 1° andar . Redatores: A. Lima 
(2) (Gil Boemio) e J. Medeiros (Flavio Stockier). Do cabe-
galho constavam as divisas: "Gragas, farsas e n e g a g a s . . . " 
e "A seriedade e uma doenga e o mais serio dos animais e 
o burro" (C. Branco), completando-o a decima: 

•'Qualquer sujeito ou cadete 
Que tiver escrevinhado 
Com chiste e palavriado 
Artigo nada cacete, 
Mandar pode o supradito 
Ca pra nossa redagao, 
A sala regimental. 
Vera que faz figurao 
E tera seu nome escrito 
Nas folhas deste jornal". 

Constava do artigo de apresentagao: "O Pechote e a 
valvula por onde urn punhado de rapazes, que tern dois de-
dos de espirito, fara jorrar a pilheria desopilante, a garga-
lhada tonitroante sobre tudo que nao tern chiste e que e 
chato e burgues". 

Afora as produgoes dos redatores, em prosa e verso, 
teve a colaboragao de Manduca e Flavio. 

(1) As duas ruas mencionadas, estreitfssimas, foram destruidas, na re -
forma do bairro de Santo Antonio, para a aber tura da grande Avenida 
Dan ta s Barre to . 

(2) Nao A. Luna, como esta nos "Anals". 
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Nao obedecendo a periodicidade enunciada, o n° 3 so 
saiu n a segunda dezena de junho, acrescentando ao ca-
begalho mais u m redator: L . de Oliveira (Luiz do <5). Tam-
bem "Mote e Glosas" (Bib. Pub. Est . ) . 

Ainda circularam dois numeros "desse bem escrito 
periodico humorist ico", conforme o Diario de Pernambuco, 
que registou, n a edigao de 1 de julho, o aparecimento do 
n° 5 ( 3 ) . 

O FANATICO — Livro de Sortes para 1897 — "Escrito 
por tres jagungos e ornado com os retratos dos mesmos", 
circulou com bas tan te antecedencia das festas juninas , ao 
que noticiou A Provincia de 27 de maio de 1897. 

Os "jagungos" eram Antonio dos Canudos, Joao Nolas-
co e Pedro Pessoa. Euniciano Ribeiro era u m deles. 

A JANDAIA — Impresso pela Livraria e Tipografia 
Boulitreau, dele se ocupou o Diario de Pernambuco, de 29 
de maio de 1897, nos seguintes termos: "O aludido livro 
contem grande numero de assuntos e boa par te literaria, 
que deve proporcionar um bom divertimento aos seus leito-
res nas noites de Santo Antonio e Sao Joao". 

O TROCISTA — " . . . primoroso livro", teve como edi-
tora a firma Nogueira Irmaos, proprietaria do Panteon das 
Artes, saindo com 80 partes. Inseriu, conforme o Diario de 
Pernambuco, de 30 de maio, "sortes de bas tan te espirito, 
bem elaborada par te li teraria e a inda u m a terceira par te 
contendo o Correio do Amor, isto e, l inguagem do lengo, 
bengala, leque, chapeu, car tao de visita, etc.". Ofereceu 
premio, a sorteio, de um relogio de ouro" . 

A PIMPONA — Outro livro de sortes, foi editado por 
Manuel Jose de Miranda, sendo Raul Pinglot o organizador, 
apresentando capa ilustrada. Sua mater ia constou, segun-
do o Diario de Pernambuco, edigao de 1 de junho de 1897, de 
"adivinhagoes, jogos de prendas, contos ilustrados, receitas, 
trogas espirituosas, etc., acrescendo u m a bonita polca de 
Alfredo Gama, que por si vale o prego do livro". 

(3) A obra citada mencionou, apenas, o n 1 ? ! d'O Pechote. 
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Tamanha foi a receptividade d'A Pimpona (Diario, de 
17 de junho), que o Atelier Miranda deu uma segunda edi-
cao, de 500 exemplares. 

O JAGUNQO — Tambem saido da oficina grafica de 
Nogueira Irmaos, esse livro de sortes foi organizado por 
Joao Ninguem, "um moco — escreveu o Diario de Pernam-
buco, de 2 de junho de 1897 — que tem incontestavelmente 
espirito para dizer as coisas". 

O CANUDO — Livro de Sortes — Organizado "por um 
Conselheirista e colaborado por diversos jagungos, traz doze 
variados assuntos, escritos com toda verve, sobre Canudos, 
Conselhos, Fanatismo, Rivais e Casamento". Assim regis-
tou-lhe o aparecimento o Diario de Pernambuco, de 6 de 
junho de 1897, acrescentando que a parte literaria era fir-
mada "por apreciadas penas do nosso meio intelectual". 
Oferecia, por fim, a sorte, um premio de 100$000. 

A TROCA — 6rgao essencialmente barrigudo — O n° 1 
circulou no mes de junho de 1897, pequeno formato de 
19x14, com quatro paginas, para ser vendido o numero avul-
so a 200 reis. "Publicagao convencional", abriu a pagina de 
frente a vinheta de um homem obeso. 

Cada exemplar da edigao continha quatro dezenas de 
milhares, com as quais concorria o leitor ao sorteio de uma 
cesta de generos alimenticios e fogos juninos, a correr na 
Loteria Federal do dia 22. Divulgou as listas de premios, 
como materia unica, terminando com os maus versos a se-
guir, assinados — A Redacao: 

"Considerando que na epoca presente 
Predomina muito franca a carestia, 
O que obriga desta forma toda a gente 
A procurar com afa a economia, 
Resolvemos, por um dever humanitario, 
Fornecer a esse povo sofredor 
A Troga, orgao necessario, 
Por prego que nao tem competidor". 

O jornal-rifa ficou nesse primeiro numero (Bib. Pub. 
Est.). 
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ESCOLA DE DIREITO — Grgao da Academia — Saiu 
a lume no dia 11 de agosto de 1897, formato de 45x32, a 
cinco colunas, com quatro paginas. Sob o titulo, lia-se: "Di-
rigem esta folha: Gaspar de Meneses, Juvenal Lamartine, 
Ernesto Batista, Tobias Nunes Machado, Teotonio C. de 
Brito, Elviro Dantas , Pedro Cirne e Aristeu de Andrade, 
com a colaboracao de toda a Faculdade" — "Encarregado 
da parte economica o academico Jose Juliao Junior" . Con-
feccao grafica do Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, ns. 
18/20, e redagao a rua Duque de Caxias, n° 37. 

Da primeira pagina, entre vinhetas, constou o seguin-
te, em tipos fortes: "O direito e uma disciplina social" (To
bias Bar re to) . "A uniao faz a forca". "Salve 11 de agosto!!!". 
"Homenagem a grandiosa data 11 de agosto!". "Culto a 
memoria do benemerito Visconde de Sao Leopoldo, fundador 
dos cursos juridicos no Brasil. Saudagoes aos nossos colegas 
das Escolas de Direito da Republica. Amor, Patria, Liber-
dade e Justiga — Os alunos da Faculdade de Direito". 

Dizia o editorial de apresentacao, na segunda pagina: 
"A criagao da Escola de Direito vem preencher uma lacuna 
que desde muito se faz sentir: urn jornal que, servindo de 
sulco a vasao dos conhecimentos que formos adquirindo no 
campo da ciencia, defenda em qualquer terreno os interes-
ses da classe estudanti l" . 

Alem dos redatores, escreveram n a edigao de estreia: 
Laurindo Leao, Melo Cahu, Goncalves Lima, Abdias Neves, 
Joaquim Freire, Jose Augusto Ribeiro, Manuel Abreu, Artur 
dos Anjos e Eduardo de Albuquerque. 

Publicacao mensal, o n° 2 saiu a 18 de setembro e o 3° 
no dia 21 de outubro, nas mesmas condicoes do anterior. 

Suspenso, em decorrencia do periodo de ferias acade-
micas, reapareceu — n° 1, ano II — a 13 de maio de 1898 
(Cf. Diario de Pernambuco). 

O n° 2, ano II, de 16 de junho, saiu em forma de revis-
ta pequenina (20x15), com 24 paginas em papel couche, mas 
a capa em acetinado de cor, tendo mudado o escritorio da 
redagao para a rua da Imperatriz n° 6, 2° andar . Dos que 
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dirigiam no primeiro ano, restaram Teotonio de Brito, P . 
Cirne e Aristeu, sendo os demais substituidos por Sebastiao 
Fernandes, Soriano de Albuquerque, Alfredo Maia, Henrique 
Soido, Ezequiel de Barros e Correia Pinto. Mais a colabora-
gao de Edmundo Filho, Fiuza de Pontes e Jose Henrique, 
terminando com a "Cronica" (noticiario) e "Impressos e Im-
pressoes" (Bib. Pub. Est.). 

Embora nao restem outros comprovantes, prosseguiu, 
mensalmente, ate outubro, ao que informava, com regula-
ridade, o Diario de Pemambuco, segundo o qual (edigao de 
19 de maio de 1899) a Escola de Direito ainda divulgou o n° 
1 do ano III (1), acompanhando o ritmo anterior. 

No mes seguinte, dia 11, noticiaram as folhas diarias que 
os academicos Pedro Cirne, Aristeu de Andrade, Correia Pin
to, Soriano de Albuquerque, Sebastiao Fernandes, Alfredo 
Maia, Carneiro da Cunha Junior, Sergio Barreto, Alcides 
Baltar, Luiz Correia e Malaquias da Rocha haviam delibera-
do "por motivos ponderosos, exonerar-se, coletivamente, da 
redagao da Escola de Direito, entregando-a a Faculdade de 
Direito", de que era orgao. 

A CRENCA — Revista Quinzenal, Consagrada aos Inte-
resses Catolicos — Com "aprovagao da autoridade diocesa-
na", saiu a lume a primeira edigao a 1 de setembro de 1897, 
formato de 20x14, sendo impressa no Atelier Miranda, a rua 
Padre Nobrega, ns. 18 a 22. Redagao constituida dos conegos 
Joao Machado de Melo, Jose de Oliveira Lopes e Joao Evan-
gelista da S. Castro e Padre Hermeto Jose Pinheiro, sob a 
chefia do primeiro. Na folha de rosto, pequena vinheta de 
cruz, ao centro, ladeada dos seguintes pensamentos, de Pio 
IX e Leao XIII, respectivamente: "A grande arma da Igreja, 
hoje em dia, e o jornalismo catolico" e "A imprensa catolica 
e uma verdadeira missao perpetua". Assinatura anual — 
12$000. 

Constava do artigo-programa "instruir e guiar a opiniao 
publica", batendo-se "pela propagagao da verdade, pela vi-
toria do bem". 

(1) Segundo os "Anals", o n? 6, ano II, de 20 de outubro de 1898, 
tinha sido o ultimo publicado. 
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A Crenca teve existencia normal, circulando, cada quin-
zena, com 20 paginas, em bom papel. Constavam do sumario 
artigos de doutrinacao e de combate as ideias repudiadas pelo 
Clero, sobretudo a Maconaria, cujos defensores dispunham 
de uma coluna no Jornal do Recife. Defendeu os jesuitas e 
condenou o ateismo filosofico. Abordou assuntos de Educacao 
e Instrucao, pensamento livre e indiferentismo religioso, mi-
nisterio paroquial e santificagao do domingo. Manteve uma 
secao de variedades e outra com noticiario religioso, assim 
como nao deixou de inserir algum conto ou poesia de Manuel 
B. Tigre ou simplesmente M. Tigre, Wascoff, etc. 

Apos os primeiros 24 numeros, iniciava-se o ano II com 
o n° I, datado de 1 de setembro de 1898, ligeiramente altera-
do o formato, passando a pagina a conter duas colunas, ao 
inves de uma, larga, como dantes, ao mesmo tempo que di-
minuiu para 16 o numero de paginas. Nao sofreu alteracao, 
todavia, a parte intelectual e espiritual de doutrinacao e 
debate contra a Maconaria, o Protestantismo e o divorcio. 
Foram colaboradores principals Silvio Ramos, Miss. A. Lins, 
Isval, M. Dulce, Joannes e Lucio Luculo. Sem que lhe figu-
rasse o nome no Expediente, tambem participou do corpo 
redacional o dr. Ananias Correia do Amaral. 

Findou a existencia d' A Crenca com o n° 12, ano II, de 
15 de Margo de 1899. Consta o acervo de dois volumes enca-
dernados, o primeiro com 484 paginas e o segundo com 192 
(Cole?. Fern. Pio). 

O POVO — <5rgao do Clube Republicano Lauro Sodre — 
Impresso no Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, ns. 18/22, 
formato de 36x25, com tres colunas de composigao a 16 cice-
ros, e quatro paginas, deu a publicidade o primeiro numero 
no dia 7 de setembro de 1897. Corpo redacional: Eurico Vitru-
vio (redator-chefe), Izidro Gomes (secretario), Jose Bernar
do Filho, Elviro Dantas, Graciliano Martins, Olimpio Galvao 
e Trajano Chacon; encarregado da parte economical tenente 
Galdino Buriti. Com escritorio a rua do Brum, n° 80, 3° an-
dar, assinava-se a 2$000 por trimestre, custando 100 reis o 
exemplar. 

Constava do editorial de apresentagao, intitulado "A 
nossa bandeira": "Pela Republica forte e respeitada e pela 
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salvagao publica, esgotaremos os nossos esforgos na a l tura 
de nossa idolatria pelos principios democraticos falseados pe-
los dominadores do pais". 

Constituiu-se sua materia de artigos patrioticos e notas 
locais sobre as atividades republicanas. Um suelto aludia "as 
necessidades vantajosas de ser um privilegio de nacionais o 
comercio a retalho". E convidava o publico para a instalagao 
do Clube, que ocorreu no mesmo dia em que circulou O Povo. 

Nada obstante a fe republicana dos redatores, so ocorreu 
outra edigao a 17 de outubro, data do aniversario natalicio de 
Lauro Sodre. Findou ai (Arq. Pub. Est.). 

O BICHO — Jornal Critico, Satirico e Noticioso — Apa-
receu no dia 14 de novembro de 1897, formato de bolso, im-
presso em papel azul, tendo como redator-chefe Jose Bere-
bere e gerente O Cabra Roxo. "Avulso — cinco vintens". 

Fazendo, em editorial, a apologia do jogo "do bicho", 
apresentava, em cada exemplar, um numero a ser sorteado 
pela loteria do dia 17, distribuindo premios, aos felizardos, 
que part iam de 20$000 e desciam ate 2$000. 

Alem disso, O Bicho divulgou noticias e comentarios, 
tudo em carater chistoso, dentro do programa estabelecido 
(Bib. Pub. Est.). 

O HOMEM DO PANDEIRO — Jornal Critico, Satirico, 
Noticioso e Politico — Obedecendo ao mesmo formato do an
terior e impresso em papel roseo, saiu a lume no dia 30 de 
novembro de 1897, tendo como redator-chefe Te-Atolo e ge
rente O Cabra Roxo, que se desligara da redagao d'O Bicho. 
Prego: "avulso — um sampaio; assinatura — nao precisa". 

Igualmente numerado cada exemplar, para concorrer a 
premios, divulgou, tambem, materia ligeira, inclusive anun-
cios humoristicos (Bib. Pub. Est.). 

O LABOR — Orgao do Gremio Caixeiral Portugues Be-
neficente Tomaz Ribeiro — Circulou no dia da instalagao do 
sodalicio: 8 de dezembro de 1897, formato de 37x25, impres
so, utilizando papel especial, no Atelier Miranda. Toda a pri-
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meira pagina foi ocupada por imponente alegoria, executada 
pelo litografo Rodolfo Lima, figurando em cima o titulo; ao 
centro, retrato, e, em baixo, a legenda: "Homenagem ao 
poeta Tomaz Ribeiro". 

Constituiu uma polianteia, constando a respectiva ma
teria de noticiario alusivo e produgoes literarias em prosa e 
verso (Bib. do Liceu de Artes e Oficios). 

Publicou-se o n° 2 a 23 de fevereiro de 1899, com seis 
paginas, ostentando a primeira expressivo desenho do navio 
portugues "Adamastor" e os dizeres, em tipos fortes: "Honrai 
a patria, que a patr ia vos contempla" e, abaixo: "Homena
gem da Mocidade Portuguesa no Comercio de Pernambuco". 
Toda a materia girou em torno da 'pr imeira viagem do t ran-
satlantico ao Brasil, tocando, inicialmente, no Recife. Afora 
o servico noticioso do acontecimento, grandemente festejado 
pela colonia lusitana, a edigao inseriu artigos assinados por 
Joaquim do Carmo Almeida, Celso Vieira, Francisco Pinto, 
Leandro Oliveira, A. Nogueira e outros intelectuais. 

O n° 3 saiu no dia 4 de fevereiro de 1900, igualmente 
com seis paginas, a primeira delas tendo ao centro, em meio 
a simbolica ilustragao, o soneto "Patria", de Leandro Lopes 
de Oliveira. Festejou, enchendo as paginas restantes de ma
teria alusiva, o terceiro aniversario da fundagao do Gremio. 

Findou com o n° 4, de 10 de margo de 1901, feito polian
teia em homenagem a memoria do Conselheiro Tomaz Ri
beiro, cujo retrato figurou de frente, emoldurado por vistosa 
alegoria litografica, junto ao soneto "Na morte do poeta", de 
Francisco Pinto. Inseriu o poema "D. Jaime", do extinto, ar
tigos de Carlos Porto Carreiro, Barbosa Viana, Celso Vieira, 
Oscar Brandao da Rocha e outros (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 8 

O PIPO — Folha Critica, Satirica e Noticiosa — Entrou 
em circulagao a 17 de Janeiro de 1898, formato de 22x15, com 
quatro paginas de duas colunas, tendo como redatores: Luiz 
Peteca, Ze Trompa e Manuel Trovao, e escritorio instalado a 
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rua das Cruzes (hoje, Diario de Pernambuco), n° 37. Dizia-se 
impresso na Tip. d'O Pipo. Do expediente: "...sai a rua quan-
do lhe parece". 

Lia-se no artigo de apresentacao: "Alisando a calva lu-
zente do burgues apatacado, do fidalgo de contrabando, dos 
pobres de espirito, O Pipo (1), cheio de brejeirices, sem deixar 
escapar notas que molestem, vem, dando piparotes na barri-
ga da opiniao publica, provocar o riso franco dos que gemem 
pedindo o pagamento de ordenados em atraso". Mais adian-
te: " . . . e n t r a r a pelos aposentos altos do governo, casa de 
oragoes onde se fabricam leis, passando pelo teatro que saiu 
das maos de um musiciano e indo descansar nos bancos da 
Lingueta, onde os sinonimos, bem esfregados, discutem a 
alta e baixa do cambio". 

Seguiu-se outra apresentacao, em versos de sete silabas, 
assinada por M. de Queiroz, constituindo-se a materia res-
tante de notas concisas, anedotas, versos em quadras e sexti-
lhas, tudo redigido em fina verve, com a assinatura de dife-
rentes pseudonimos, inclusive Yoyo Boemio, que era Domin-
gos Magarinos de Sousa Leao. 

Saiu o segundo numero (2) no dia 23 de Janeiro, modi-
ficado para "orgao de brejeirices", com escritorio "em qual-
quer banco da Lingueta", sem alteracoes quanto a boa qua-
lidade da materia (Arq. Pub. Est.). 

Zfi PEREIRA — Semanario Carnavalesco — Circulou na 
primeira semana de fevereiro de 1898, em formato de 32x23, 
com quatro paginas de tres colunas. Dizia-se impresso na 
Tipografia do Ze Pereira. Prego do exemplar — 100 reis. 
Abriu o texto a nota a seguir, firmada por Jose Romao Perei
ra: "Assumo todas as irresponsabilidades editorials e inedi-
toriais deste jornal, em virtude da lei 140, vulgo dos sete 
vintens". 

(1) O t i tulo O Pipo era uma satira a Pepa Ruiz, principal protago-
nista da peca "Rio nu", em exibigao ; no Teatro Santa Isabel, pela Com-
panhia Silva Pinto. 

(2) Alfredo de Carvalho, em seu registo dos "Anais", dera o n? 1 
como sendo "unico". 
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Bern redigido, repleto de trepagoes e satiras maliciosas, 
a folha deu mais duas edigoes, na segunda e na terceira se-
manas do referido mes, quase sem nenhuma referenda aos 
festejos do Carnaval (Arq. Pub. Est.). 

O BEIJA-FLOR — Polianteia de 16 de fevereiro de 1898, 
publicou-se em homenagem a cantora Medina de Sousa, pri-
meira dama da Empresa Silva Pinto, no dia do festival em 
seu beneficio no Teatro Santa Isabel. Imprimiu-se no Ate
lier Miranda, a rua Padre Nobrega ns. 18/22, em papel es
pecial, formato de 32x22, com quatro paginas, assim distri-
buidas: l a — cabegalho e retrato da atriz, num desenho de 
Eduardo Fonseca, em litogravura; 2 a e 3 a — saudagoes assi-
nadas por Paulo da Silveira, Theo, Abelardo, Gaspar Guima-
raes e Adelino Costa; 4 a — soneto de Carlos Porto Carreiro 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O ESPANADOR — 6rgao do Deus Momo — Editado pelo 
Clube Misto Espanadores, divulgou "numero unico", ano VII 
(na verdade, ano I ) , a 20 de fevereiro de 1898, formato de 
31x21, com quatro paginas a tres colunas de composigao. 
Apresentou materia leve, em prosa e verso, inclusive sob os 
titulos "Espanando o mundo", "Coisas que fazem rir", "Es-
panadelas", "Coisas que merecem ser espanadas", etc., tudo 
assinado com pseudonimos. 

So voltou a aparecer outro "numero unico" era 1903, 
ano XIII, datado de 22/23/24 de fevereiro, ligeiramente acres-
cido o formato, igualmente contendo quatro paginas. Boa 
materia satirico-humoristico-carnavalesca, assinada por Julio 
Ortigao, Luiz Malheiros, Lulu Treloso, Lulu Folgazao, Lu 
Mascote, Virus, Matuto, O Curioso, etc. (Bib. do Inst. Arq.). 

O VASCULHADOR — orgao do Clube Carnavalesco Ve-
lhos Vasculhadores — Circulou feito "numero unico", ano I, 
a 20 de fevereiro de 1898, formato de 34x20, com quatro 
paginas de tres colunas, bem impresso e bem redigido. 

Dizia-se um "verdadeiro quebra-lougas", a "ninguem re-
gateando o gosto dumas expansivas gargalhadas". 

Divulgou interessante materia, quase nada em versos, a 
par do itinerario do desfile do Clube, nos tres dias do Carna-
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val, e os nomes dos componentes da diretoria, presidida por 
Salustiano Dias Cabral. 

Outro "N° unico", ano II, publicou-se a 12 de fevereiro 
de 1899, incluindo a colaboracao de Simao, Tenorio e Narciso. 

Continuou, cada ano, com as seguintes edicoes: 1900 — 
25 de fevereiro; 1901 — 17 de fevereiro; 1902 — 9 de feverei
ro; 1903 — 22/23/24 de fevereiro; 1904 — 14/15/16 de feve
reiro. fiste ultimo, impresso na oficina do Jomal do Recife, 
a r u a do Imperador, n° 47, teve a colaboragao de Gil Minhoca, 
Fra Meireles, Zamparino (transcricao) e outros. Todas, en-
fim, bem colaboradas, a base de satira, humorismo e trepa-
coes carnavalescas. 

Nada constando sobre 1905 e 1906, circulou no Carna-
val de 1907, a 10 de fevereiro, conforme noticia do Diario de 
Pernambuco. 

Reapareceu o Vasculhador, datado de 1/2/3 de marco 
de 1908, transformado em revista, com doze paginas, inclusi
ve a capa, esta em papel de cor, t rabalhada em vinhetas. Na 
pagina de rosto, grande retrato do socio benemerito Joaquim 
Rodrigues da Fonseca. "Numero de luxo", registou: ano 
XIII (?) Redator-chefe: Dr. T. Grande. Abaixo do cabeca-
lho do texto, figuraram as duas quadras a seguir, tambem 
insertas na capa, assinadas, respectivamente, por Lulu Den-
goso e Gregorio Junior: 

"Haja alegria, surpresa, 
Haja suprema alegria, 
Rasgue-se, pois, a mascara 
Da maldita hipocrisia". 

"Fala-se em crise na praca 
E a choradeira e geral: 
Entre tanto , a gente passa 
Divertindo o Carnaval" . 

Inseriu versinhos e notas humoristicas ligeiras, inclusive 
assinadas por Lourival Junior, Gondim, Invisivel, Gil Lima, 
Lelo e K. Louro. Mas a metade das paginas era composta de 
reclamos comerciais. 
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O constante orgao do Clube Carnavalesco Vasculhadores 
voltou, em edigao normal de quatro paginas, a 21 de feverei-
ro de 1909. Outros colaboradores: Arlequim, Raio X, Mascara 
Amareia, K. Aldas, Balduino, etc. 

A edigao do Carnaval de 1910 (por engano tipografico 
saiu: 1909) teve seis paginas, com alegoria, em zincogravura, 
na primeira. Apareceram, entao, como na subseqiiente, de 
26 de fevereiro de 1911, prosa e verso de Martins Filho, Mon
te Sobrinho, Agricio Brasil, Benjamin Silva, Joaquim de Oli-
veira, etc. 

Manteve-se o padrao d'O Vasculhador no Carnaval de 
1912, publicado a 18 de fevereiro. No ano seguinte saiu datado 
de 1/2/3 de fevereiro, incluindo versos de Sem (Armando 
Oliveira), Vieirinha, Pipi e outros. 

Em 1914 apareceu a 22/23/24 de fevereiro, impresso na 
tipografia d'O Tempo, situada a rua do Imperador, n° 39. 
Formato maior, de quatro colunas e quatro paginas. Cola
boradores novamente diferentes, tais como: Petu, Domino, 
Mascara Azul, Pierrot, Nolido (Odilon Vidal de Araujo), J . 
Constantino, etc . 

Ainda publicou-se O Vasculhador, como "N° tmico", ano 
XVIII (?), a 14/15/16 de fevereiro de 1915, nas mesmas con-
dicoes, incluindo colaboragao satirico-humoristico-carnava-
lesca de Romeu do Val, Matusalem, A. Sousa, Aureo d'Alvo-
rada, Nolido, Odidnac, Cha-Gaz (Chagas Ribeiro) e outros. 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (1) . 

O orgao do Clube Vasculhadores ainda circulou no Car
naval de 1917, a 18 de fevereiro, e no de 1920, a 15 de feve
reiro, este ultimo registado, na mesma data, pelo diario O 
Intransigente. 

O ORIENTE — Periodico de Propaganda Ma<j6nica e 
Ideias Liberals — Entrou em circulacao a 7 de margo de 1898, 
para publicar-se "todas as segundas-feiras", obedecendo ao 
formato de 52x36, com quatro paginas de seis colunas. Re

el) Colecoes desfalcadas, quer numa, quer na outra biblioteca. 
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dator principal — Bacharel J . M. Carneiro Vilela. Condigoes 
de assinatura: por ano — 12$000; seis meses — 6$000; fora 
da capital: ano — 14S000; pagamento adiantado. Avulso — 
$200. Escritorio e redacao a rua da Madre de Deus, n° 34, 1° 
andar, sendo impresso na Tipografia Melo, a rua do Bom 
Jesus, n° 56, e, a part ir do n° 4, na oficina do Jornal do Re
cife, a rua do Imperador, n° 47. 

Em longa apresentagao, o articulista focalizou as be-
nesses da "Sublime Instituigao Magonica", frisando: "fi pois, 
neste exercicio de apostolos da humanidade, nesta cruzada de 
missionaries do bem, nesta falange heroica, t r iunfante e vi-
toriosa ate hoje, de defensores das doutrinas verdadeira-
mente cristas de liberdade, de igualdade e de fraternidade, 
que O Oriente vem alistar-se como um humilde soldado, sem 
mira interesseira em recompensas humanas ou celestes, mas 
somente por amor do seu dever". 

Farto de materia especializada, entre comentarios, no-
ticiario e transcricoes, com uma pagina de anuncios, logo na 
edigao de estreia iniciaram-se: o folhetim "Cartas a minha 
prima", so a partir do n° 4 assinadas por Araguaia e cons-
ti tuidas de ensinamentos morais; "Ditos Alegres" e a "His-
toria dos Papas", escrevendo A. X. sobre o tema "Intolerancia 
Religiosa". 

Na n°4 comecavam as "Cartas abertas", de Erasmo 
(substituido, no oitavo mes, por Frei Fulgencio da Encarna-
gao); depois veio, em longa serie, a "Historia da Reforma"; 
e mais: "Definicoes da Magonaria", "Curiosidades"; colabo-
ragao de Afonso Duarte de Barros sobre o Espiritismo, Paulo 
Vero e outros. 

A partir de 18 de julho, assumia o rodape Carneiro Vile-
la, com a serie "A Igreja em ruinas" e, no fim do mes seguin-
te, V comegava a escrever sob o titulo "O Divorcio", defen-
dendo sua objetividade. Enquanto isto, cada edigao trazia, 
ao alto da segunda pagina, em coluna dupla, um soneto, ora 
original de Bianor de Oliveira, Aristeu de Andrade, Silvio 
Campos e outros, ora por transcrigao. 

Do n° 32 (15 de outubro) em diante, com a cessao de 
direitos do proprietario e redator Antonio Nunes Ferreira 
Coimbra, O Oriente passou a ser "orgao da Magonaria Per-
nambucana — Sob a responsabilidade das Lojas do Estado". 
E a publicagao tornou-se trimensal, saindo nos dias 5, 10 e 
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15, ao passo que se transferia a redagao para a rua Estreita 
do Rosario, n° 15, 1° andar . Na edigao seguinte t inham inicio 
os folhetins de Ceiestino de Pediabos. 

Terminando o ano, a edigao de 25 de dezembro augurou 
Boas Festas de Natal e de Ano Novo aos leitores. 

Prosseguindo em 1899, escreveu a redagao no n° 40, de 
15 de Janeiro, ao encerrar extenso editorial de saudagao ao 
ano: "Imprensa, magons e publico, fagamos uma so cadeia 
de uniao, e o bem triunfara; a Liberdade esmagara todos os 
despotismos; a Igualdade extinguira todos os privilegios; a 
Fraternidade apagara todos os odios". 

Com a colaboragao, inclusive, de Morus (sobre o Jesuitis-
mo e outros temas); Olinto Victor, Demon, Luiz Fedeli, padre 
Guilherme Dias, L. Lavenere, Augusto Jose da Silva, Joa-
quim S. de Azevedo Pimentel, Leao Coroado (corresponden-
cia de Nazare da Mata) e outros, O Oriente primou pela cri-
tica sistematica aos erros do Clero, denunciando desvios mo-
rais de padres, ocorressem dentro ou fora do pais. E atingiu 
o ano de 1900, com o n° 74, de 5 de Janeiro. 

Ja o escritorio e redagao haviam sido transferidos para 
a Travessa da Carioca, n° 7, 1° andar, e a impressao passara 
a fazer-se na oficina da Gazeta da Tarde, a rua Duque de 
Caxias, n° 31. Antonio N. F. Coimbra ficou trabalhando no 
escritorio, junto a Antonio de Melo Costa Oliveira, este en-
carregado da cobranga, depois substituido por Jesuino Cor-
reia. A partir de 12 de margo, o redator principal, Carneiro 
Vilela, aparecia, no cabegalho, tambem, como gerente, e o 
prego do exemplar aumentava para $300. Depois, lia-se, no 
expediente, que so concorriam pecuniariamente, para as 
despesas de confecgao d* O Oriente, as seguintes lojas: Ca-
valeiro da Cruz, Luzeiro da Verdade, Obreiros do Porvir, Filo-
tinia e Pelicano. 

Prolongou-se sua existencia, pelo menos, at§ o n° 103, 
de 25 de outubro de 1900 (1) (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. 
Est.). (2) . 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho referiu-se, ape-
nas, ao primeiro niimero d'O Oriente. 

(2) Boa colegao possui o Arquivo Publico Estadual, mas s6 at6 o n? 94. 
A Biblioteca Publica do Estado guarda, apenas, niimeros esparsos do 
ultimo ano. 
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O EZEQUIEL — Polianteia em homenagem ao intelec-
tual e artista grafico Joao Ezequiel (1), por motivo do seu 
aniversario natalicio, circulou no dia 10 de abril de 1898, 
formato de 27x18 1/2, com quatro paginas nit idamente im-
pressas em papel couche cartolinado, cobertas com po dou-
rado. 

A primeira pagina, a par do excelente desenho do cabe-
calho, constou de litogravura (trabalho de Eduardo Fonseca) 
reproduzindo, em miniatura, uma primeira pagina d'A Uniao 
(o orgao regular da classe), com fotografia do aniversarian-
te, completando-a os dizeres: "Salve! 10 de Abril de 1898 — 
Homenagem dos companheiros de trabalho — Honra ao 
trabalho". 

No breve editorial da segunda pagina, ilustrado com 
minuscula gravura de Guttenberg, lia-se: " . . . n o s que te 
contemplamos como um dos exemplos de nossa classe, nos 
que muito e muito esperamos em ti, reservamos-te este jor-
nal, como prova de nosso afeto e cumprimentamos-te pelo 
dia de hoje". 

A parte restante da polianteia inseriu saudacoes ao ho-
menageado, em poucas linhas, assinadas pelos seus compa
nheiros de classe (Bib. Pub. Est.). 

A CANALHA — Orgao do Proletariado — Formato gran-
de, de cinco colunas, com quatro paginas de bom papel, en-
trou em circulagao a 1° de maio de 1898. Redator responsa-
vel: Leonidas de Oliveira. Trazia sob o titulo o lema: "Prole
taries de todos os paises, uni-vos!" 

Teve como objetivo comemorar a data (1A), segundo o 
artigo de apresentacao, que adiantou: "A Canalha nao tern 
dia, semana ou mes para aparecer; vira a luz da publicidade 

(1) A propbsito, escreveu O Sociallsta, edicao de 8 de maio de 1898: 
"O Ezequiel, an tes de tudo, e um denodado propagandis ta das modernas 
teorias socials, nascidas la fora e . . . talvez o primeiro que tem sabido 
convencer, estreitar, unir cerebros e cora?6es pa ra a luta poderosa em 
que todos os proletarios se empenham e para a qual concorrem, ao m e -
nos, com o seu contingente de queixas e desilusoes". 

(1 A) A iniciativa da instituigao do Dia do Trabalho par t iu do Con-
gresso das Classes Laboriosas, reunido em Paris , no ano de 1889. 
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quando se fizer preciso, assim como nao recebera colabora-
gao de ninguem. A redagao compoe-se de niimero suficiente 
de escritores para mante-lo na orbita de seu programa". 

Consagrado "unicamente a propaganda de assuntos so-
ciais, tendo por ideal o bem da humanidade", estaria ao lado 
do fraco, "do desvalido, sobre o qual pesa sempre o indife-
rentismo das classes poderosas, por efeito do metal ou pela 
forga da autoridade constituida, em virtude de leis decreta-
das ao talante dos que dominam. O homem do trabalho tera 
n'A Canalha a alavanca que o defendera dos golpes persegui-
dores do capital, reclamando as garantias a que tern direito". 

Teve a colaboragao de Armando Cesar, Emilio Barradas, 
Juliao dos Santos, Foirtunato de Paula (pseudonimo de Er
nesto de Paula Santos), F. Blasco, Luiz do Vale, Thamson, 
G a w a n i e Valerio, incluindo-se, nesses trabalhos, temas so-
cialistas e Literatura, inclusive poesias. Nenhum aniincio. 

O segundo niimero saiu a 13 de maio, o formato redu-
zido para tres colunas de 16 ciceros. Junto a alguns dos no-
mes anteriores, divulgou produgoes de Sertorio e Kropotkine 
(Bib. Pub. Est.). 

O terceiro e provavelmente ultimo niimero saiu a 14 de 
julho (2) . 

O SOCIALISTA — 6rgao do Centro Social do Estado de 
Pernambuco — Deu a luz o primeiro niimero a 8 de maio de 
1898, formato de 32x22, com quatro paginas. Impresso no 
Atelier Miranda, montou redagao a rua de Sao Joao, n° 5, 
pretendendo cobrar 5$000 por assinatura anual ou 3$000 
pela semestral. Redatores: Caitano de Almeida Andrade, 
Joao Ezequiel de Oliveira Luz, Eustaquio Gil, Araiijo Patici-
ro e Jose Monteiro. 

Publicara-se, segundo o artigo-programa, "em beneficio 
das classes conservadoras", adiantando: " . . . procuraremos 
ativar a queda, o desmoronamento da velha sociedade podre 
e corrompida, queda tanto mais inevitavel quanto sera efei-

(2) Nao existe comprovante do n° 3, mencionado nos "Anais". 
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to da evolugao" (1). Isento de partidarismo, lutaria "estri-
bado unicamente na Razao e no Direito". 

Alem de artigos assinados pelos redatores e alguma 
poesia, a edigao divulgou "Os dez mandamentos socialistas" 
(Bib. Pub. Est.). 

Nao restam outros comprovantes d'O Socialista, mas 
deve ter continuado a publicar-se; tanto que, o Diario de Per-
nambuco, de 30 de julho, divulgou uma comunicagao de Cai-
tano de Andrade, segundo a qual, tendo ele de retirar-se para 
o municipio de Rio Formoso, assumiria a diregao, na sua au-
sencia, o redator Joao Ezequiel. 

O JETTATORE — Circulou esse "espirituoso livro de 
sortes", prometendo "alcangar verdadeiro sucesso nas noites 
de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro" (Diario de Per-
nambuco, 11/6/1898) . 

O JANOTA — Segundo livro de sortes do ano, teve li-
sonjeira apresentagao, sendo "escrito com muita verve, como 
sempre sucede com os livros de Mauricio de Queiroz" (A Ci-
dade, 18/5/1898) . 

Muito procurado pelos leitores, viu-se-lhe esgotada a 
primeira tiragem, dando, por isso, uma segunda edigao, con-
forme o Diario de Pernambuco, de 21 de junho. 

O PACHOLA — Redigido por Serafim Mimoso (pseudo-
nimo de Euniciano Ribeiro), entrou em circulagao, prome
tendo quatro premios em dinheiro e dois bilhetes de loteria. 
Encerrava, ao que noticiou o Diario de Pernambuco, de 27 de 
maio de 1898, "alem de grande numero de sortes bem feitas, 
uma variada e atraente parte literaria". 

O ACICATE — " . . .tern boas produgoes literarias, otima 
parte recreativa, sem falar das sortes, que sao deveras exce-
lentes" (Diario de Pernambuco, 27/5/1898) . 

(1) Comentando o aparecimento d'O Socialista, escreveu T. F. (Teo-
t6nlo Freire) , n a sua cronica dlaria "De al to a batxo", inserta no 
Commercio de Pernambuco, de 10 de maio de 1898: " . . . o jornal em ques-
tao e sdmente temlvel pelo nome; no mais, nao; apresentou-se a te corre-
tamente vestldo, cumprimentando o publico em um salamaleque fino e 
cortes, prometendo t ra ta r das questoes que se ligam aos interesses da 
classe que representa, no que esta, coniessemo-lo, n o seu direito". 
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I h t * - - ' . I S . ' l l t i r 11 I) -v* . " i - l . 1 t t l * (JIJ,» | . ' r -M| i l • gfV. 
r r u ! t ' f i i IIN «•!. i u .r .-i< . •>, J«j r, !M

 :, i , ( . . , 0 

lir; • • ! : • • - , p.ii a <• n t • i• i -: i ir U * l ruie o* il«» 
VCTi > <I > l i ' " i n - m i r J . / ' i n ,• t , j i - ; ( < , , - i i i t uio.-i 
>>•{ a-p••• ' i"N. d i-iln-.-,.;.i fluvt? t« r p r tin li»-
l>ltu..J im l i u m c i h :t h ji. i :mi tli I :, . • I ,,., j , u , 
t»ai\ "• •- ijin! Nii ' Dufttrattati :i *.••[. .! v t ' r i u , .1 H M 
tVti. ; 1 i-!t i a J p a 1 itr*w '• ( - • • s t 111 h o c o r 
0 0 Ul*'Il% (•-. 1 p i c a 1 ;•,'•,,, 111 J ' , ' l . i , , 

DldM iu uu i to i i|Ui'u> ,sj'.ir u - m ^ n a U j • 
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ANNO til RECIFE, 0 DK NoVKMUftO MS (Ml N . j l 

BAROKEZA BABU6ENTA 
PERWotCO QBITIGO, NOTWIOSO EJOCO SBHW 

PROPJ&&TARIO — RAYMUNDO B. RAMOS DA SILVE1UA 

FiHseio (UU<M tin etr&iitiri-f-irud. TU<IUH o* ui guciot oottiuigo fieiio com 9 
m»a typogropho. qne ptrw into. e«t$ autnrisudo. Vendo me a 40 reis. 

BARO^EZ\ RABUaRNT\ 
*/w»*>^v ' 

K*c its 9 Ue Novembru de !b83« 

TELE GRAMMA IMPOR 
TANNS. 

Kecebi urn lmportaote telegram* 
ijatt no din 26, justatnente qu*ndo 
§ihi s raa n* ultima ve&, no qua! o 
Hseu Seuhor mandootae chamar, 
d?*etrdo que foaae preparada para 
demorar tee algnu* dia* com bile, 
para *&borearmoe os bellow 8cepi
pes compradoe com o productoa 
do eoor e daa fadigas do povo. 

Sa comn aerva diaote de am 
chain ado da mageatade nao po
dia deixar de cumpri! o. 

Sem a manor demora, apenat 
recebi a ordetn, expedi nm tele-
gramma ao men aereonaati Julio 
Cesar, diz^ndo-lhe que aem demo
ra fizeape cbegar o aeu bnl&o ae-
reoetalien a porta de minba ebon-
pana. 

Eram onze boras e 48 tninntoi 
da ooute do me»mo din 26. quaud.i 
en oof a urn grande rumor na por
ta de minba mora da. 

ik estava deecangando no men 
Jeito, levantei me, abri a norfca, a 

| eneoutrei o baiao, quo era cbegado. 
~JKfc0 ti?e duvida. Xuuwi M moon 

I 

nlfrrrabioa, botei a minba coleirtf 
de Bironeza no peaco^o, dei aa mi-
nhas ordena aoa metta f>«mulo«, e 
dirigi me para tomar o baiao eeoa 
maia preambulo. 

Mas, qoando vou aahinlo, sou 
mterrompida por um indfrridoo via-
tido de croUe, que entrrgou me ucn 
papal,perguntaode se eu era a Ba* 
roneza Rabugenta. 

Piz mei* volta e entrei, ab i e 
bilk te e ii, era uoc telegram m& 
uo« peguintea termos » 

Baroneza, Hontem asaaaaina-
ram, a luz do dia, quasi junto £ 
eeeretaria da policia do Sjgf de Ja
neiro, o propnetario do Cor*ario0 
Apulco d* Caatrof intrepido typo -
grapbo, enj i victima aeaboo de eia-
)ar o ultimo satpiro deutro da ae 
oretaria da meeuia policia, aalpi-
eando de aangue oa riooa tape tea* 

Avaliem os leitorea como en nho 
h ivia de ficar com aemelbaote noti • 
cia.na bora que tinha de embarear 
uo baiao e ir para o higar do aaaaa-
aiuato, a6m de etimprir o chamaiQ 
de men mouarcba ! 

Conft-aao, uao tenbo vergonb^ 
de dizer, deaculpem me oa mens 
onviutea, borrei-me tod a de tal 
maneira, que, quanto maia ao qui>» 
fti euapeadw » diarrha*, maw ft 



i:«d<> Bra 

ggal t»>ca r^p^avic^ar p*. we. ra 
P p M d*» rnmvito mim.t^ do* 
j f f i top ..• /:.-r:r^-s pMjsagrado a<» 
!l>r.' T o t a S Karrcto fe>lem^e*. 

jMiis. Cor.^a^rando a jfevscnte pa-
Ifii'- illu»;re.-fiitcrsto. 0 fim dos 

** Lftifas nftD ft cntVar em 
^ k ^ i ^ ? s *»»'»«* a obra litterartaf 

jde ocr iptor : mas simples*-1 
fTSK pro star a devjda h.ur.ena-

nom ao rc^ncradi»r da HtteraAura I 
jileira. 

Com effeito. Tv>b;;\s Barrel* c a 
txuiiv id-jaUdadc. que taais in-
ifacacut t rm cvcrcido no m'dyf* . 
menu* intellectual c liuera-r~ 

exciusivatfiente a 
ftgtm c I ousadia de Tod 

jjaas-- 1< arret o e <$ue os nu»c;«]_ 
podem faUar c in umas ian-j 

|tas c*unsa*. arnda ha bem 
poiicu tempo, eonsideradas fal 
j:a* j*fa\es. 

$j&ft fait a quem . consider e 
Tt^wa* Karrcto uma «umroi-

m $ iama Minuridadc. 

\L--i.~. aprcciae^.o fat*?, parts; 
df tiri* evpiritc*^ mediofcres. q tie J 
.'.."• i&ndo fjpy&ptm para at*-! 
car <« iri^anic, v*uam-'die. u i -

' trt 'ianio; aniipathia. 
j ;i*ara aqaeiie^ que avals am 
i milise-ncia. qui: unia persu-

i'tvt tr .uiketual dc 
p< "< •• nuniero; Ale \i-\ 

S5*que palslica. Tobias I'•:>»-

rjs? Jnf ido c alltv«\ - rrf»ii_ 
ra d»\ fw adiante, ir.attu 

|.|̂ rehcnd<^vU.7 iod<* o valor 4&*Z3 cx-
«: aordinar ta JWya ioU&ttfraai tax> 
rtbvidi? q;uisntiiihmuftadora. Cnm | 
rsfre» Tobias Barrett n&o teni ret1*, 
dido 0 *cu tempo; a bfta j£$» "4#" • 
lancou a^s qiiatro vemov., yai pro-
dunndo as mats feeUas cojfwjitas, 

Mas a lent df uma inteiltgx'ncia 
priviiegtadaadcsecbrir n»n»»\ man• 
dos. Tobias Barrclo o. *ssae tugi 

imaea pn*c»n>n 
esc rev e Nem.^rofefa§ 
Ip^lcnd^ dii*ei':c>?m| 

>' Jvtais-d-i:\pauj 
i'hon-me ordinaire -<jm ^ M ^ ^ M S 
n-an^c qui la'lt «cs"--afe're^^Bg 

hfJira^e a • ?a pfrte. I^u'it art ̂ ^ 0 
opinions, tmp-jpon^inlc* 'dst.-^^S 
pcaax ci Vd^'-g3VU5\ Coi»i^c-p£.^M 

I b^jc. 'ciia r c ^ r d t T J i ! ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
[ire ht>jn:iii^ a qtnje pej__ 
|dv la p h i ! ^ ^ j h f e - : ^ ^ ^ | 
ce p u w c t-xi-^-c.-*': '-.;" 

Tob:a^-i iarteto: d5#C¥ qu* j 
pensa c *» . t j :^ ^ i ^ M ^ r f e # « i , 
|dica*>, sem r ? s c r v a y . . . ^ ^ ^ f g I 
|c ft di spcit*> de;^^*t':^-« Jfimtr 
pnde cltaritssr-M*' 3 ' -^rol^^fe 
dc, ft ^inccridade ^ J ^ W £ M § 
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RM;HI<M)O I Vrit;ltii)tilt'<». 1 | 4* 1 N ' / W l h r o J r INKJI 

MARTINS JUNIOR _̂. - - i 

TRIBUTO AO MERITO 

mm 

SALVE! 
jwS »?i?j 

poet a, ^K- Sii.'iJvU.' « i vinHKiaruw cantos 

IXi \ as a quern ch-.ra«-se arsiarttujrjdm rwantos 

|F£ •juo finn.!<:<.- as»?m a< sarttas aHiauvas 
l>a.\ iras it* jxi^^Jo ate. IcoijXJs Jo presents^ 
f-. ik-pois vk* Juctar, n leu soijhar alcannas; :-: 

Mcsiri, <joc ft*vU*-tfc < J.irqa »£dt ardcnte. 
Un* cotm:»•>• 'I.; .»/. dus fiIf>os da stjencia, 
—~ .v -*tvic J* .vrk-r, lantalica, ifjckimartc; 

rinaao, q\sd « vcrKi, a pcnna, a it)tc!li;;cncia, 
"FJ^CSU scmprc ^:rvrn-P^6 4a causa justa, 
— A causa J.t t j; lak! a*jc, a la? J.t convicfKia; 

lnvteto niifiliftHJ. ;!'!>» vie ft robusta, 
Qiw ttunca tc cun astc c losic scmorc o tort 
< >»mh4!fntv via i-Ji-.i.—.i grande i*lc* au£ u&ta; 5-: 

Gloria tli Ac iJi in'4. — im-aliJ* p'ra a Cort*^ 
QfK' <•:'!•-•-•ii i -u 4»rciu>,—agora, que Nlratfaste 
JUS»H" J paxj li. j»li nfjjajwa ; a cobortc 

4>j*,.iiBpc^. -.jiic. estuAriulo s let que lu Jinnaste 
I'ur $tihtc o'arfuViaf 4p& viifklOS vfc&us, 
Auemk-m <jnc 0 IKTIJJO 4»J noicrntsroo atvjvtc; 

Elles toton tie ;; — M.US samos Usance I has, 
No fast amcira jrjuria, i s luiras, ao cw is»u>r 
IX qav $ jfostt- scmj'rc o ikten<a;>r! l)c iucihos. 

• . - mi i n, ,.*;.] 9O ahrui-stno,-
H&. .ar?Tcin»va«4c Jl i ov t , 

ti... r :;> ..\ , Mi l . - , c t-r.i 

^X^^^^^p^^Kt^^^ §* 
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LANCETA 
*-j*-****^*\jr*i\ gg 

A LANCETA 

A Conitituitito 
*' ¥*•. tniutt-tru da Ju*t»,;a, <"*j»«*it'4iiik» 

-»»tfit» ndinHiiuUir do tn>irri*uu< |«c* 

••'am ••. pvkai r«mjH« HI»JW AM ilo untor 

»iv»j»ja» Hatnf**, attriKutttdu t H. t'aiikt 
J«.»da*» n«» s;riwidi*% CMtttgHufa* <{t» M i l 

i<*ti*i .1 nu'iUi al^tintu* p«tarfv I W M 

IK--fa* jmitui** VHKIIM r tiii|K>iM>irH-
•vox* ijn,isi vt*tt)vi M M ''ttphtngts »}«<• •••»» 

»• m IM-MIUUM* IfUM-|Mit-ncia |»-la >\*%\ 

ie JM«'» »»-r *» «»u»iv l«d.i>, n pliftiilMUft 
«< lawtv «i'sl||uti« M»riiatt»t u tviu tirA.lu 

.»IM|Jlll4lft> |MV1 .ir« igi»* ptftfthft* 4» V«W-
»li.k*l .!• 'M'> ft fT*|H»Jtn *U ( '-OttHtttlUUtti* 

"vi l i fr 4-Mc ftftMftlllftfH, # S f . I' I*, •»*•» 

.»;vlil pi-4i»d-» «•»»• 

!• lit••». arn^im-**- * t)Mrorr*f d i n * 
turtii»• !%•• Jt*f**il iU» tint/*, HUM' *»*<' 
»• •« nurlm«»*r 4 «tib4iH*Aa dt» n**.»<li*ft 
- .»iita H lunula, A* »»*«» d**r MU» i»j»i-
•»»*«•. ttffhUt a.«sitit t?-**,m'tt» nui 4it»R«» * 
•JU# -.I'm »«>4lM l«"«lMttHU.lf "M* |*Mi* ft|»> 

j'Lcrt-t ft |*ltk ,i*p dt» tiumiVlj U'UIH**, Kit*** 

U U-ntjulu r\-*l«««tt>r tin aWtt i l . ruM 
HIM jitat«Ux tHta^fm^Ac* «U IrtiornHir* 
.•M«t^» . <lf Ufim*M« *• d* |H4UU'rt ili-
V,**'*a - . do J*H'—tt de . | /i 4HJL oAl»*<g ft 
• • .mi ilf i -M Unx'i'Mui* attirmfttuUi Aft 

jfiif j i j t e M ^ T * u k\ j»*t In**** 

• jr^Undi1 ftufftT a«» %rtt 4\-in|u»»MU»«*« 

htft J»»« tt«44* • 11 * *• *»»•« o rt il<» \-%*u atittttlitr 
«.*»MV»»4'«d4. 

' /* •« «" | » ' l H i | '»*4 I h t i i » \ H I I ' > ) I H « h * 

•««b»«* »!• •». »^*»M'« \UMI.U» a I '»«i»i ii u»»'t4«» i-
•It IM»I* t t-uniHilt> »• |»«»« )u r-.» ii|»>ia 1 .« 
M i» »»*•• »»'»•• tf'M M H M M I 4«uJJtit,»!kta 

.i«. v ;»4>»pi* iii'J »li» '|u»- ir« ti ma—a I .* 
Iin^»-»4>!'»f. .«li»» »* tl . 'js' i* .!«•!•*? »H»W» 

. fi«^i.tn|.» i|>u tit* »ri«« 4% •»«"• ml»l« i« 
' • « » * * * •** *UMI i 111 *li«!•» .» rt«i«|« h i •% ^' 

\'«« III «i\*«»» «• »\ * lr lU« .••»• J.I.'IMM » 
•* f*l(« »••i»»I« »»»n*•!•• i n 11 . in . « n-i'ii 

* 4 u u » i i l f»-«i.jui «'i»i «1«M»« | m k k ! , M •!• u 

%*-** »f78|^H^*. .ftAfarr«0 •!«•• .l-i I * *«•* 
«> iw» >••«'• <1«" M i ' M . ' H • ild ! 

« t . r i >'..-- ilH«-»»tv .U« V|. \ -t-i« ;%t»4U 
- - >»ii*l»» i ^ M vttrJDHMi *»» «- «•)«< M I . • 

N *,» %W*« l».k>«\»» •• iln j4. n . . . 

•* fit-*'*** ** *•« * •!».».« v » ' U ' l 4 » I M . 

AVULSO 40 REIS 
P«%i^r*^>Ars*»*w 

*» SMTMlM •» in »•»»» •. i«.| 4 
»"»rt* i-«Hi«titui'iniml rmim «••»•.» i--*4t«* 
t^fcMW |«MI »(••«• «l»- yar 4Mi lu» !•}••» •• «!• • 
ptvuiilu, Cri», ttuittivittii. MH4»W. >«• HI «-
(.MMIVUfmW*̂  iU' timd rt>»s*-i»iliJ«s» j-4'pu'..ii 

A tin J» n*MO u fM 4llj»<m ij »i» »ii|*n» »li 
IMMyUu* H aMi lml«tIki* «-uj«*»» t •* % »>jti 
fii(tt»<Jf titu jur\ • • . ^ J H M M II«I • H»»»» 
V^° M t '»*K •«« P***!*! n». *--»i••! «t y n \ i«ri»t« 
q i U T iUJ»'il'i«r • «Wi(V«MM i%UMj«**i M .1 JiJ'i 4' 

* *<;*4i 4ti ja»* m 

M a*. IMF lVu» t • »»ii«i « t̂fi.» i rii-|«» 
•JWI* i*io H U I M •'ii^a/njn.li'Hji, MR IWH* 
turU •)•- arivlitMi n JK»I». dfairitMlH a »»•»•• * 

• 1*« tMrllt l lMt «>»l|V|i|u n»r!*»-. i' il«i» l* l» i 
fi««»:«V# *i-*©i!*l»«4-* |HM .<|i.U- Mi* I i»i|» 
CM |MI«MMM •«• rn%nrij»da* l«»» ••»«•«»• 
d>hM« 

• \ H t f W H tjlti* |*I»'M« l*4»H l»«l»'|» 
I V H I RIIIIIM JV HU»rahil»\li• jMiit«» * » 

tutiiwtraiivft • j¥»*o M «JH«i» i»d«'»» ft »;«* 
\ i T U n l - M - , tHftA JH* Hr<t*U. ***«• i imjM .» 
(h '« \ i I , ftft|| J M H t f ji.mii.r- tl«« »iM«, i 

1.% ,lf 5ft»»i«mbn> I |«i m<'i|**im»»Mir j»«r i|ii» vut »l ««• i»i»M«\ • 
*•« iftiUiKki t 'JiUel •** b»H»tRI«I«»» •••** h* v mi.- mil o»m a* 

ftfttxlHai^V* BftvfataMfMt* ;nlfic»i» »vl MftM 
V'«»lii1it4ii^ft«i. 

XV*tO l»*4* tlf* *W»lj4UalnH*w i|i|*4 |.|4t> 

Wi^fctwif A-4. . . Ii !. a»*ii»tH"v . :*• --r-r •'» 
t««T'i4 ^}«,»»I»I d o #»««ri* 
ill* «%• ttftH f jV^Hf^ 4 ^* 
(Wll i« 4ll •,-'<>• " •• 

>•• .WJM. :i» 11 Hi 11. . i ,^ 

" . I / I . < « «.'s « l l f i • | | H - ' »l* « 

•*- l lM- | | l .H«l I" 4 • •MUft lMft ' i , I 4 1 « I - jrt i l l )i 

H S i V l ' l U I H I ' l - i I ' iVr Vll«.t« '' . »4l<l4i •» > ! 

\ • j«--J> »•»• I »>• H l i - «•«- U !».•!! ,U l ' < . 'Hi U J- ' 

<*|t»l ll« -• l<»liJ4 I- »• 

< * Hr. I ** ' - l> 41 I % 1 IM'J 4 t U . « I M • . "» . »i*4* 1 

t» h.»ni«-«» irtUi<».U« jm>!> H ><lti:i«: • • 
t» l»l \nu ,»M* IH..4 l.,l M M ,-• " 

tvm-i i i ri,» I i,« 1.4i-^iA, ».i;,* *. - / i - i r . . - • . . , 

IIMIIM -t«»44|.»v <44'u» iti^Mii»iiAVvViftn'. •. » 
tltli-iii ,».• i i . . (•!.'•Six.» t .»»ii ,|li;!Hii,l w»|1\f-

11-S»-iu m. ui.'i- 1- fV»M<i j * |44>ir\E*ftpft ' 
(!.•» • * i t a >' • J»I«IJ»I v«» j i ' tn i iM »K» H i . \ t j ; 

Httl'.v I4I.O 4* W[>#fM»Ml.»tlifa*i|t< lift *f*&ftyL>^ 

iii^jKitHu li U'iifal'hiw j- . in a»j4c Sto 

' H l l W l l v 

VllMO 4t»ftft •» l*f \ l»«4|l'.l I |-'«U '••• ' -I- ' . 
9t H ' l i l l l l | W t >>• '""III« * l H I ft »!•»( it 14 i l l |"W-'i 

4(9 \ta|Si'*H, ftjMMM ftljJM ' JH>v»i»ft IRI *«̂ . -.in 

•»/•>•>* /?»• I» •UHlfiliitHrti «-i 

I* * •'«»*• *i*'*it<4*i4#, 1* »%»!• H I H 

# (tUt4 04>Ult>ill«4 MJM M V 
hi'Ui ft MMIM ft 11 4«v«« 

bxv uft rtftnt.i 

tpw j4»'l MIJ-U 44* 

f I N / i I li»lll|4l 
*!• - d«" IK *riii 

K.iifivtrtuiii \i-m»{ji4pj»«?*i rfti««s Hat 

14-1 H». U K M |»l"Vlf J l > V H t \ S 4 i 4 , »4M»ll'--l 4 

• •«••'••• 14 l | 4 i . «I4»H«I% r • l tCM. l» | ' | 4 i | 4 «l«- U' l44 ? f c j * ^ , 

»44l4 Il444t4^»f4> 
O **« |**r« Hi»nt*it41jm-ru-»f III-HIUH ii*i-

MtMTftT, •* M«*«f4 t l i tUit t i li«U« *m lK»|».i|' 1 
iU- ^ . i V i r -H- 4 » ,IM:-?»»1, ,U* j . 1-* II . 4I4 >.ii-

Nllift irtt lift it*ilt iH- .tir.-*.>.»i' -

T»i«li» '•'•• i i ' i » i ' . . 
r.m44i«4ii« a tiife^tttftipt iK* »ju,»».»%'li4» it 

U I U »«!-. ,«*uii» I^OI- i> i-.'.', |i.4'.4 ,4i^»-l .n. 
S ^ «MPp lU'lii i->>4 A«-4*«« *-:»/r- iu» »̂ *-.. 

<* fHI'Jl' !«• I 1 ' \14I4|H|I 4- 44 jMH. ' »f^4t" 

C O U t O M t H 0 t % l » 

O S i l i t . r*i'>i l U i t i «•« ill lcu4i*f.-<»«. 
frft cMlWQfVRiKif ft i ' \ llli% I t l . i|tt« 11.»» nl 

I IIIIIU « | l 4 " l i f t ttl»M».4l4 III.* I -T.i» J *\H " H ' I 

I 4 l l i l n U l l l l l lU»«* *M* *%i'4'-4tU»» ,,i. •' i«* I 14*1 

» I-|»4I I ' l l ! .*!•*• i l l ' 4 | l l ^ l 1.4 I . •»)•* .I vl> t | | 4 l « l | l 

I M H I I . I 4 ..in 41 »l**» A 4 ii» I 1. 4 41411 ft 1 I 1 

l » % | i ' l \ l l « M 4 * . « l " I!l4ji» l l i «lri*4 4 |piV.M-4« 

» I' IU 4 I 4 144 J »4 4l I M.IJ . I . fl . , . . l H t l » * M I III 

ftJVt* 4 I u 4 l« I I 11*14 i l . ' l 4 «» / ( M i n i 

SE 
I'll* 

*» I 'vlH 1". dw 
4 I»» . \ JHl* |V«*v\ l l . ' i | 
4n»'U*.- - . 1 |H»I | I »»».i 

o i u i i i i l o 

tlft 

** d» 
pmfttc 

'i>4iili> I* 
|MWin 

irtu in in.l.i mi,, M 

I i ;u/ i i4*»i i 14 *Uhul 

I-.. , .*, 4,, d. |»v^*i^ft». ' ^ | f t ^ i # ' f 
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O BICHO NA PONTA — Mais u m livro de sortes apare-
ceu, dest inado a proporcionar diversao nas noites j un inas . 
Foi editado pelo Panteon das Artes, de Nogueira Irmaos. A 
Cidade, de 30 de maio de 1998, considerou-o esplendido. 

A MANITOBA — Editado por Fro ta & Cia., tendo como 
encarregados da par te redacional Claudio Gil & Cia., regis-
tou-lhe o aparecimento o Diario de Pernambuco, de 1 de ju-
nho de 1898. "Habilmente arranjado", destinava-se "a dar 
sortes em noites de foguetorio". 

O BICHO FEITICEIRO — Outro livro de sortes, entrou 
n a lica para os festejos de Santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro, segundo o noticiario do Diario de Pernambuco, edi-
cao de 2 de junho de 1898. 

O RAIO X — Livro de sortes, foi organizado pelo Con-
selheiro Joaquim Faz Tudo, tendo como editor o livreiro 
Leopoldo A. da Silveira (A Cidade, 2/6/1898) . 

A MULATA — Sortes de Salao — Circulou (sem data) 
nos primeiros dias de junho de 1898, formato de 17x11, com 
76 paginas, inclusive a capa. Dizia-se " l i tera tura doida" de 
Raul Pinglot, constando sua mater ia de "jogos de prendas, 
contos ilustrados, feitigos, espiritismo, trocas, palpites, can-
gonetas, monologos, charadas mudas e mui tas outras mani-
cobas de espirito". Trabalho grafico do Atelier Miranda, a 
rua Padre Nobrega ns. 18/22. 

A pagina de rosto inseriu o editorial "Abrindo o posti-
g o . . . " , assim iniciado: "Esta na arena A Mulata. Cheia de 
circunstancias, toda feitico e graca, ela vai p in tar o sete nos 
saloes onde o luxo e o como passou da nobreza, bem como 
n a casa baixa onde mora o operario socialista que esquece 
a oscilacao c a m b i a l . . . " Depois de outras consideragoes, con-
cluiu: "A Mulata e u m demonio, u m a perdigao, um mal. . .". 

O texto, a par das Sortes, apresentou-se bas tan te varia-
do, incluindo contos ligeiros de Pedro de Abel, mais a cola-
boragao de A. de A. e Yoyo Boemio, que era Domingos Ma-
garinos de Sousa Leao, e diversas transcrigoes. Encerrou a 
edigao a cronica "Ao descer do pano", na qual se escreveu: 
"A Mulata da por findo o seu recado", concluindo com u m 
delicado e sincero Boa Noite" (Bib. Pub. Est.). 
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PALM AS E FLORES (1) — Polianteia em homenagem 
ao ator Ferreira de Sousa, circulou no dia do seu beneficio, 6 
de agosto de 1897, formato de 32x23, com quatro paginas. 
Impressao da tipografia do Estado de Pernambuco. 

A dedicatoria da edigao constou de uma poesia de pagi-
na inteira, sob o titulo "A. F. de S.", sem assinatura, seguin-
do-se outras saudagoes, em prosa e verso, de Leandro de Oli-
veira, Leonidas de Oliveira, Silva Ferraz, Trajano Chacon, 
Henrique Soido de Barros Falcao, Eurico Vitruvio, Xavier 
Coelho, Tomaz Times Junior, etc. (Bib do Liceu de Artcs c 
Of icios). 

O BUMBA — Interessante Repositorio de Notas e Cha-
cotas — 6rgao da Tertiilia Boemia — Entrou em circulagao 
a 15 de agosto de 1898, formato de 33x22, com quatro pagi
nas de tres colunas. Assinava-se a 1$500 por semestre e a 
1$000 por quatro meses, custando o numero avulso 100 reis. 
Propriedade de Joaquim Cruz. Trindade garatujadora: Pio 
Piparote (pseudonimo de Artur Benicio de Araujo Lima), 
Juca Timbirassu (Julio de Medeiros) e Malon Zurc. Ainda 
constava do "Servigo": "Recebem-se colaboragoes, podendo 
estas ser dirigidas a Praga Dezessete (antigo Patio do Cole-
gio) n° 2, tipografia. O Bumba publicar-se-a tres vezes por 
mes". 

Assim comegou o artigo de apresentagao: "Tristezas nao 
pagam dividas. Rir, que o riso nao paga imposto — Esta ai 
um programa, o mais solene, o mais completo que ja se ati-
rou a voracidade do respeitavel publico. £, pois, com estes 
intuitos que O Bumba surge, hoje, a tomar lugar no convi-
vio jornalistico de Pernambuco". 

" . . . humoristico e literario — acentuou — procurara ser 
o veiculo de tudo quanto se diz, de tudo quanto se escreve na 
"caserna", onde os corretos boemios, divertindo e divertindo-
se, esquecem a seca que nos apavora, a crise que nos sufoca". 

Manteve o prometido programa, sendo a materia assi-
nada com pseudonimos, tais como: Thurra Mila, Silvio, Mos-

(1) Nao consta da rela$6o dos "Anals". 
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quito, Traquinas, Neto Junior, Fulvio, Manduca, Ega Junior, 
Flavio Junior, etc. Nao faltaram frases maliciosas, de duplo 
sentido, o que tornava O Bumba nao muito familiar, sem 
que isto alterasse, porem, a boa qualidade, por exemplo, da 
poesia de Pio Piparote e Timbirassu. 

A partir do n° 5, o trimensario acrescentou ao expedien-
te: "Azucrim-mor — Max Senun". Ja tendo transferido a 
redagao para a travessa de Sao Pedro, n° 10, terminou na rua 
de Horta, n° 11, 1° andar. 

Nao foi alem do n° 7, assim datado: Terceira dezena de 
outubro de 1898 (Arq. Pub. Est.). 

O 25 DE AGOSTO — Edigao unica, de 1898, apresentou-
se em formato de 38x28, quatro paginas, a primeira das 
quais com o retrato (desenho, em litogravura, de Rodolfo 
Lima) do sub-prefeito Bianor de Medeiros, no exercicio de 
prefeito, "homenagem dos empregados municipals". Segui-
ram-se "Tragos biograficos" e artigos sobre a personalidade 
dele, assinados por Joao Marinho Falcao, A. Bahia, F. Mar
ques da Trindade, Sebastiao de Vasconcelos Galvao e outros. 
Foi impresso em papel couche, no Atelier Miranda, a rua 
Duque de Caxias, n° 37 (Bib. Pub. Est) . 

A GAZETINHA — Circulou, pela primeira vez, a 29 de 
agosto de 1898, formato de 33x22, com quatro paginas de 
tres colunas. Proprietario — Artur da Silva Regadas. Traba-
lho material da Tipografia Afonso Regueira, situada na rua 
de Sao Francisco (atual Siqueira Campos) n° 2-F, onde tam-
b6m funcionavam a redagao e administragao. Destinada a 
sair as segundas-feiras, assinava-se a 4$000 anuais. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "O novo semanario 
sera essencialmente imparcial, nao admitindo, quanto for 
possivel, que aparegam nas suas colunas artigos de politica, 
pois que neste terreno, bastante perigoso, os resultados sao 
imensamente perniciosos e, na maioria das vezes, conducen-
tes ao desanimo e ao aviltamento". 

Entretanto, nao seria "exclusivamente literario e humo-
ristico", publicando tambem "assuntos de interesses gerais e 
noticias sensacionais, vindas do interior ou do estrangeiro". 
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Otto abriu a cronica semanal "Da varanda", de onde 
contemplaria os tipos e as coisas da cidade. No mais, litera-
tura, a "Segao alegre", algum noticiario e uma pagina de 
anuncios. 

A partir do n° 4, exibiu o seguinte corpo redacional: 
Targino Filho, Mateus de Oliveira e Antao Souto. Colabora-
gao literaria de Francisco Barreto de Meneses, B. Paixao, Neto 
Junior, Targelia Barreto de Meneses e Alfredo Leite. Mais fo-
lhetim e transcrigoes. 

Findou com o n° 8, de 17 de outubro (Arq. Pub. Est.). 

O TENTAMEN — Orgao do Gremio Literario Vitoriano 
Palhares — Deu a luz o primeiro numero no dia 1 de setem-
bro de 1898, formato de 32x21, com quatro paginas de tres 
colunas, sendo impresso na tipografia do Commercio de Per-
nambuco, a rua do Imperador, n° 43. Redatorcs: Jose Ko-
que, Francisco Alexandrino, Livino de Carvalho, Alvaro Fe-
nelon e Alfredo Bittencourt, com escritorio a rua Duque de 
Caxias, n° 60, 1° andar . Assinaturas: ano — 5S000; semestre 
— 2$500; trimestre — 1S500. 

O artigo de apresentacao reportou-se a vivencia, de qua-
se um lustro, do sodalicio (cujo patrono figurou, em fotogra-
vura, no centro da primeira pagina), aludindo ao caminho de 
dificuldades percorrido ate o momento em que publicava seu 
orgao, "premio inestimavel de muitos sacrificios". Scr.i ali-
mentar "a vaidosa pretensao de subir as culminancias", se-
guiria" mundo em fora, com o receio de ave que foge do ninho 
ensaiando no espago os primeiros voos hesitantes". Como 
jornal literario, esperava merecer o acolhimento publico. 

Estampou soneto (inedito) de Vitoriano Palhares (fa-
lecido em 1890); trabalho biografico, da autoria de C. Livino 
de Carvalho; outras produgoes em prosa e verso e a "Cronica" 
de Andre Cariri, terminando com "Noticias". 

O n° 2 saiu a 12 de outubro. Transcorridas as ferias do 
ano, uma vez que se t ra tava de jornal academico, ferias 
"mais extensas do que realmente deveriam ser", so emergiu 
o n° 3 (ano II) no dia 11 de junho de 1899. Apos as edigoes 
de 14 de julho e 5 de agosto (solenizagao do quinto aniver-
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sario do Gremio), ocorreu nova paralisagao, para so reapare-
cer O Tentamen a 17 de maio de 1900, terminando a irregu
lar peregrinagao com o n° 7 (ano III) no dia 31 de julho. 

De substituigao em substituigao, foram outros redatores: 
Joao Pais de Carvalho Barros, Augusto Monteiro e Antonio 
Soares. Em 1900 a sede de Gremio transferira-se da Rua 
Duque de Caxias para a da Penha, n° 6, 1° andar. No segun-
do ano o preco das ass inaturas foi reduzido para: ano — 
4$000; semestre — 2$000. 

Alem das produgoes do pessoal mencionado, escreveram 
n'O Tentamen: Marques Trindade, Manuel Tavares, Adolfo 
Santos, Anisio Jobin, Pio, Heliodoro M. J. Git irana, Higino de 
Oliveira, Jose Vieira, B. Paixao, Antonio Tenorio de Cerquei-
ra, Pedro Palmeira, Luiz de Mascarenhas, etc. (Arq. Pub. 
Est.). 

SILVA PINTO — Polianteia datada de 22 de setembro de 
1898, apresentou-se impressa em papel superior, formato de 
22x16, com quatro paginas. Da primeira, cercada de vinhetas, 
constava: "Homenagem ao generoso e honrado empresario 
teatral J. Silva Pinto — coragao grandioso e carater cristali-
no", seguindo-se saudacoes, em prosa e verso, "de urn grupo 
de amigos", principalmente componentes da empresa que se 
exibia no Teatro Santa Isabel. Arrematou a mater ia um 
acrostico assinado por Gregorio Junior (Arq. Pub. Est.) . 

O BADALO — Periodico Critico e Jocoso — Destinado a 
divulgacao de "tres em cada mes", circulou o primeiro nume-
ro a 25 de setembro de 1898, tendo como redator Freitas 
Barbosa. Impresso em formato de 32x23, apresentou-se com 
quat ro paginas — as externas de charges em litogravura e 
as internas de composigao tipografica. Assinava-se a 5$000 
por semestre ou 3$000 por trimestre, custando o numero 
avulso $400. 

Mais de uma pagina ocupou o artigo de apresentagao, 
entremeado de versos, porem redigido em linguagem arreve-
zada e ininteligivel, compreendendo-se, apenas, que a missao 
da folha era proporcionar "badaladas" . Bern fracos, igual-
mente, os desenhos de critica, menos o do titulo, este repre-
sentado por um sino, o sacristao, uma pena entrelagada nas 
letras e, sobre elas, figuras comicas. 
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A mater ia tipografica so veio a melhorar no n° 3, com 
o aparecimento dos "Bemois", por Clave, e dos versos humo-
risticos de Felix. 

Os leitores, ao que tudo indica, negavam-se a ter con-
ta to com o cobrador de assinaturas , o que deu margem a in-
sergao das quadras sob o t i tulo "Males", cujo versejador 
assim concluiu: 

"O tormento mais profundo, 
Talvez a dor mais fatal, 
E suportar , neste mundo, 
Quern nao nos pague o jorna l" . 

Foi o "canto de cisne" d'O Badalo o n° 4, da tado de 26 
de outubro (Arq. Pub. Est . ) . 

A PENNA — Periodico de Ideias Atuais, DCmocraticas e 
Livres — Surgiu no dia 23 de outubro de 1898, formato de 
31x22, com tres colunas de composigao e qua t ro paginas . 
Dirigido por Joao de Guar t zman e Manuel Duar te , eram re-
datores Nuno Guedes Pereira e Leopoldo Bezerra. Escritorio 
e redagao instalados a rua da Aurora, n° 71. Tabela de assi
na tu ra s : ano — 10$000; semestre — 5$000; t r imestre — 
2$500; mes — 1$000. Constava, ainda, do expediente, o lem-
brete: "Aceitamos qualquer colaboragao que esteja em sua 
essencia vinculada ao nosso programa. Nada de controver-
sias polit icas". 

Segundo o editorial de apresentagao, A Penna procura-
ria, modestamente, "abrigar-se a sombra dos outros orgaos 
da imprensa pernambucana , bebendo neles a luz e a inspira-
gao, batendo-se pelas justas causas, pugnando pelo bem e 
ad ian tamento de tudo aquilo que nos for util e necessario, 
pronto para tomar par te em todas as questoes que agita-
rem-se tendentes ao melhoramento da nossa situagao, to-
mando por norma a mais completa imparcialidade e o mais 
pronunciado desinteresse". 

"Genuinamente republicana, liberal e democratica. A 
Penna nao ve out ra coisa mais nobre e mais simpatica do que 
a causa da Republica, que e a causa da patr ia" . 
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Era, depois de tudo isto, "um jornal essencialmente li-
terario". 

Circulando bimensalmente, mas era datas arbitrarias, 
seguiu o programa tragado, a par de constantes alteragoes 
no corpo redacional e noutros setores. Ja no n° 3, datado de 
15 de novembro, nao apareciam, no cabegalho, os nomes dos 
dois redatores; a redagao mudara-se para a rua de Sao Fran
cisco, 2-F, e a tabela de assinaturas era a seguinte: Ano — 
5$000; semestre — 3$000; trimestre — 1$500; mes — 1$000. 
A edigao em aprego inseriu artigos de saudagao a Republica. 

No n° 5 constava do cabegalho apenas isto: "Redatores 
— diversos". No n° 6 voltava Manuel Duarte, porem como 
redator, ao lado de Targino Filho. O n° 7, de 5 de fevereiro 
de 1899, homenageou a memoria de Nunes Machado. 

A partir do n° 10, de 31 de margo, a folha entrou a pu-
blicar-se mensalmente e, na edigao final, admitia mais um 
redator — Matias Maciel Filho. 

Foi o n° 15, de 14 de agosto de 1899, o ultimo que saiu; 
tinha aumentado o formato para 38x28; transferira a reda
gao para a rua Duque de Caxias, n° 31, e as assinaturas se-
riam cobradas a razao de 6$000 por ano e 3$500 por semestre. 

Toda a primeira pagina da edigao de despedida foi 
ocupada por enorme retrato do comerciante Delmiro Gou-
veia, com legenda encomiastica, abrindo a segunda um edi
torial sobre a personalidade dele. Uma nota arrematando 
tudo, dizia ficar suspensa a publicagao "por alguns dias", 
por "motivos de ordem superior", esperando voltar em for
mato maior, ilustrado, o que nao aconteceu. 

Contou A Penna, que se tornara quase so literaria, com 
a colaboragao, em prosa ou verso, de Nilo Dornelas Camara, 
Antao Souto, Luiz Candido de Oliveira, Francisco Barreto de 
Meneses; Ega Junior, com os "Contos apimentados"; Manuel 
Arao, Teotonio Freire, Argemiro Aroxa, Mario Junior, Fran
cisco Barroso, Eurico Vitriivio, Xavier Coelho, Soriano de 
Albuquerque, Jose Oiticica, Rafael Benaion, A. de B. Lins e 
Silva, Henrique Soido, Hugo Jobin, Mateus de Oliveira, Bal-
tazar Pereira, Marcelino dos Santos e Joao de Deus. Foram 
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a lgumas segoes de pouca duragao: "Curiosidades"; "Biblio-
grafia"; "Segao Recreativa"; "Na troga", constante de versos 
humoristicos, por X; "Correio" e "Noticiario" (Bib. Pub. Est. 
e Arq. Pub. Est . ) . 

O FERNANDO — Polianteia em "homenagem a Fer
nando Pereira da Silva, por ocasiao do seu aniversario na ta -
licio", circulou a 1° de novembro de 1898, formato de 31x22, 
com quat ro paginas, a primeira das quais em tipos fortes, 
dela constando a dedicatoria. Foi impressa na tipografia do 
Jomal do Recife, a rua do Imperador, n° 47, em papel de cor, 
so contendo o texto notas de saudagao ao homenageado, a 
primeira das quais assinada por Manuel Bur lamaqui (Bib. 
Pub. Est . ) . 

O EQUADOR — Fortiter in re dulciter in modo — Com 
a primeira pagina servindo de capa, circulou esse jornal de 
oito paginas a 15 de novembro de 1898, formato de 32x22, 
tendo como proprietario, redator e unico responsavel Joao 
Coimbra. Impresso na oficina grafica de Eduardo Layme, a 
rua Francisco Jacinto, n° 2-E, local t ambem do escritorio e 
redagao, assinava-se a 5$000 por ano e 2$500 por semestre e, 
para o Interior e Estados, a 6$000 por ano e 3$000 por se
mestre, cus tando o numero avulso $100. 

Declarava o editorial de apresentagao, ocupando toda a 
segunda pagina: "O Equador nao e o representante de um 
partido, e apenas o orgao de u m a individualidade que tern 
par t ido" . Mais adiante : "O aluguel dos tipos e do prelo e dos 
operarios tipograficos nao deve ser empregado como coope-
ragao a calunia torpe, a injuria vil e insolente". Em con-
clusao: "O Equador abre as suas colunas ao aprego da opi-
niao, oferecendo-as aos homens de letras para a discussao 
cientifica sem remuneragao, e ao comercio e aos homens de 
bem para defesa de seus direitos por contribuigao modica". 

Mais t res editorials ocuparam quat ro paginas, int i tula-
dos "O presidente que sai", "O presidente que en t r a " e "Os 
ministros", seguindo-se a cronica "Palestra do Figaro", u m a 
coluna de "Noticias" e pagina de anuncios. 

Destinado a aparecer "uma vez por semana, sem desig-
nagao certa do dia", voltou a circular no dia 26, novamente 
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com prolixos, mas bem redigidos, artigos redacionais e algu-
mas t r ansc r ibes , terminando ai sua breve existencia no mun-
do jornalistico (Arq. Pub. Est .) . 

ANNAES DA SOCIEDADE DE MEDICINA DE PERNAM
BUCO — Circulou em novembro de 1898, achando-se o corpo 
redacional constituido dos medicos Arnobio Marques, Leopol-
do Araujo, Otavio de Freitas e Rodolfo Galvao. Do sumario, 
de temas cientificos, constou a colaboragao dos drs. Luna 
Freire e Carneiro da Cunha e dos redatores, alem de resenha 
de trabalhos da Sociedade de Medicina e das segoes "Livros 
e Revistas" e "Fatos Diversos" (Inf. do Diario de Pernambuco 
do dia 29) . 

"Os Annaes ficaram neste exemplar unico" (Otavio de 
Freitas, in "Os Nossos Medicos e a Nossa Medicina", Recife, 
1904, pag . 181) . 

O PAPAGAIO — Circulou o n° 1 do "espirituoso e sim-
patico jornalzinho assim denominado. E orgao do Clube dos 
Serras, associagao ul t imamente fundada". 

Foi extraida, a informacao acima, da edicao de 4 de 
dezembro de 1898, do Diario de Pernambuco, o qual, ja no 
dia 11, registava o aparecimento do n° 3 "desse excelente e 
humoristico periodico" feito "orgao do Sport Clube Reci-
fense". 

Continuando, noticiou, a 24 de dezembro, o n° 5 da 
folha "janota e elegante", dedicado ao aniversario natalicio 
da consocia Condessa Crisantemo, com primeira pagina de 
honra e o restante em carater de polianteia. 

O n° 6 foi focalizado, ainda pelo Diario, edigao de 19 de 
Janeiro de 1899. "Excelentemente escrito com mui ta verve", 
constituiu-se nout ra polianteia, em honra do Duque d'Erbon, 
presidente do Sport Clube. 

Existe, finalmente, comprovante do n° 8 d'O Papagdio, 
que foi o ult imo (1), publicado a 16 de abril do referido se-

(1) Da rela?ao de Alfredo de Carvalho constou o n? 5 como tendo 
sido o ultimo publicado. 
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gundo ano. Imprimiu-se em papel verde, na oficina do Diario 
de Pemambuco, formato 32x22, com quatro paginas a duas 
colunas de 16 ciceros. Redatores — Visconde de Mendau, 
Conde de Camors e Marques de Sadlec. Num quadro de vi-
nhetas , na primeira pagina, lia-se, em tipos fortes: "Salve 16 
de abril. O Papagaio cumprimenta o Barao de Marron Gla-
cee, pelo feliz aniversario natalicio". Inseriu, a seguir, as 
segoes: "Cronica", do Marques; "Corre como certo. . . " e "Va-
riedades", alem de epigramas e notas soltas, tudo dentro do 
melhor humor. Foi distribuido gra tui tamente (Bib. Pub. 
Est.). 

A IMPRENSA — Revista de 16 paginas em papel cou-
che, formato grande de 44x32, confeccionada na Tip. 
Laemmert & Cia., a rua Marques de Olinda, n° 4, circulou 
no dia 25 de dezembro de 1898, sob a diregao de Antonio Go
mes Pereira Junior e editada pela Uniao Cooperativa Uni
versal. Assinava-se a 2$500 por mes (3$000 para o Interior 
e Estados), custando o exemplar 1$000. 

Da primeira pagina, alem do desenho do cabecalho, cons-
tou expressiva alegoria, tendo como motivo a prensa de 
Guttenberg, t rabalho artistico de Eduardo Fonseca, tambem 
reproduzido na pagina de rosto. 

Abriu o texto o dispositivo constitucional que estabele-
ce a "livre manifestagao do pensamento pela Imprensa" . Se-
guiu-se imenso editorial de mais de duas paginas, contendo 
longas consideragoes sobre a utilidade da Imprensa, sua in-
fluencia n a politica e na condugao dos povos, e a tacando o 
governo republicano, para concluir: 

" . . . a Imprensa e a forga unica que pode suster a ruina 
preparada pelo partidarismo; a Imprensa elevada e digna com 
a consciencia de si mesma, do seu dever e da sua missao; a 
Imprensa que e a representagao perfeita da Consciencia Uni
versal e evolui ao influxo dos principios proclamados pela 
ciencia. A Imprensa que se inspira n a verdade e nos senti-
mentos que dignificam e engrandecem o espirito, que nao se 
desprende das indicagoes do bem e da Justiga, que se dedica 
a defesa de tudo quanto ha de respeitavel em relagao ao in-
dividuo e a familia, ao povo e a sociedade, a patr ia e a hu-
manidade" . 
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Na ultima pagina, o Expediente: "A Iinprensa dedica-se 
a defesa de todos os legitimos interesses e aspira sair sema-
nalmente, desde que se regularizem convenientemente os 
seus trabalhos". 

Outro bom desenho de Fonseca ilustrou, em pagina in-
teira, uma saudacao ao Natal . Divulgou excertos da histo-
ria da vida de Victor Hugo, com fotogravuras; artigos sobre 
"Jurisprudencia", "Agricultura" e "Com&rcio"; notas reda-
cionais, dados a respeito do comercio pernambucano e "Car-
toes de visita", que eram anuncios de duas linhas "a 5$000 
por mes". As quatro ultimas paginas foram de anuncios, 
inclusive a capa externa, que os teve ilustrados, em litogra-
vura da oficina da Fabrica Lafaiete. 

Ficou no primeiro numero (Bib. Pub. Est.). 

1 8 9 9 

ALMANACH DE PERNAMBUCO — Surgiu em Janeiro 
de 1899, obedecendo ao formato de 16x11, com 286 paginas, 
impresso na tipografia de Tondela, Cockles & Cia., sucesso-
res de F. P. Boulitreau. Diretor — Julio Pires Ferreira. 

Lia-se no artigo de apresentacao, devidamente assinado: 
"Especialmente aos que se dedicam a decifracao de compo-
sicoes charadisticas, faco notar o belo trabalho explicativo de 
todas as especies de logogrifos, charadas e enigmas, com a 
designagao do seu inventor e numero da pagina do Almanach 
em que primeiro foram publicadas". 

Chamou, igualmente, a atencao dos leitores "para os 
perfeitos cliches de diversos monumentos do Estado", que a 
diregao conseguira a "custa de grandes sacrificios". 

Seguiram-se varias paginas dedicadas a biografia do 
poeta pernambucano Antonio Peregrino Maciel Monteiro; 
nota explicativa de quase todas as composicoes charadisticas, 
por Leopoldo Pires; Calendario Brasileiro; literatura, chara
das e algumas paginas de anuncios. 

As producoes divulgadas na edicao de estr6ia, ora em 
prosa, ora em verso, foram firmadas por nomes destacados 
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das letras pernambucanas, a saber: Adelino Antonio de Luna 
Freire, Alfredo Maia, Almeida Cunha, Aprigio Guimara.es, 
Arnobio Marques, Artur Orlando, Carlos Porto Carreiro, C16-
vis Bevilaqua, Eduardo de Carvalho, Ernesto de Paula Santos, 
Eustaquio Pereira (Faneca), Franga Pereira, Gervasio Fiora-
vanti, Joao Barreto de Meneses, Julio Pires, Martins Junior, 
Manuel Cavalcanti de Melo Filho, Miguel Barros, Olimpio de 
Arroxelas Galvao, Paulo de Arruda, Fiuza de Pontes, Aristeu 
de Andrade, Zeferino Galvao, Vicente Ferrer, Ulisses Costa, 
Ildefonso Melo e Jose Moreira Alves. 

A edigao de 1900 apresentou a biografia do monsenhor 
Francisco Ferreira Barreto e deu inicio a "Cronica de Per-
nambuco", que continuou nas edigoes seguintes, como ex-
celente contribuicao para o conhecimento dos fatos gerais 
da vida politica, administrativa, economica e social do Es-
tado, melhorando, por outro lado, a parte de informagoes 
uteis e apresentando novos colaboradores, na segao literaria, 
tais como: Augusto Meira, Jose Fasanaro, Felix Cavalcanti, 
Jose do Amaral, Artur Bahia, Eugenio de Sa Pereira, Artur 
Muniz, Isaac Cerquinho, Spencer Neto, Gaspar Uchoa e Oton 
Linen Bezerra de Melo. 

Prosseguiu, ano apos ano, a publicagao do Almanach de 
Pernambuco, que, a partir de 1904, exibia, na capa, o bra-
sao do Brasil Republicano. A confecgao material passou a ser 
executada, desde 1906, na oficina da Imprensa Industrial. 

Nao se deteve a pratica de sucintas biografias de perso-
nalidades extintas, a cargo dos escritores — que se iam re-
vezando — Luna Freire, Alfredo de Carvalho, F. A. Pereira 
da Costa, Mario Melo e Julio Pires, abrindo cada edigao, so 
omitidas nos anos de 1924, 1926 e 1928, na seguinte ordem: 

1901 — Francisco do Rego Barros, Conde da Boa Vista; 
1902 — Fernandes Vieira; 1903 — Jose Inacio de Abreu e 
Lima, o padre Roma; 1904 — padre-frei Miguel do Sacra
mento Lopes Gama; 1905 — Manuel de Carvalho Pais de 
Andrade; 1906 — General Jose Joaquim Coelho, Barao da 
Vitoria; 1907 — Antonio de Morais e Silva, o dicionarista; 
1908 — Gervasio Pires Ferreira; 1909 — Jose da Natividade 
Saldanha; 1910 — Frei Caneca; 1911 — Bispo Azeredo Cou-
tinho; 1912 — Conselheiro Paula Batista; 1913 — Bernardo 

http://Guimara.es
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Vieira de Melo; 1914 — Jose Mariano Carneiro da Cunha; 
1915 — Joaquim Nabuco; 1916 — Pedro de Araiijo Lima, 
Marques de Olinda; 1917 — Bernardo Jose da Gama, Vis-
conde de Goiana; 1918 — Bispo Francisco Cardoso Aires; 
1919 — Aprigio Jus t in iano da Silva Guimaraes; 1920 — 
Francisco de Carvalho Soares Brandao; 1921 — Padre Joao 
Ribeiro; 1922 — Dom Frei Vital Maria Goncalves de Olivei-
ra; 1923 — Bento Teixeira; 1925 — Jose Higino Duarte Pe-
reira; 1927 — Monsenhor Francisco Muniz Tavares; 1929 — 
Comandante Manuel Antdnio Vital de Oliveira; 1930 — Mon
senhor Joaquim Pinto de Campos; 1931 — Jose de Barros 
Falcao de Lacerda. 

Circulando com uma media de 300 paginas, o chamado 
Almanach de Julio Pires, de grande receptividade, era, real-
mente, muito util repositorio de informacoes gerais e nao so 
calendario, alem de copiosa par te charadistica e da segao li-
teraria. Em suas sucessivas edigoes, afora os nomes antes 
mencionados, liam-se trabalhos de Silveira Carvalho, Edwiges 
de Sa Pereira, Jaime Lessa, Jose de Barros Lima, Teotonio 
Freire, Amelia de Freitas Bevilaqua, Laiete Lemos, Faria 
Neves Sobrinho, Sebastiao de Vasconcelos Galvao, Antonio 
Tenorio de Cerqueira, Laudelino Camara, Luiz Maciel Pi-
nheiro, Pedro Calado, Adolfo Santos, Araujo Filho, Hermo-
genes Viana, Jose Lima, Dudu Peralta (pseudonimo de Dur-
val de Bri to) , Agripino da Silva, Raul Monteiro, Domingos 
Magarinos de Sousa Leao, Jose Campelo, Mario Linhares, 
Ulisses Lins, Ines Sabino, Antonio Valenca, Armando Olivei
ra, Adelmar Tavares, Augusto Tabosa, Cicero Barbosa, Alci-
des Siqueira, Costa Monteiro, Costa Rego Junior, Jose de 
Moura Galvao, Samuel Valente e muitos outros . 

Durante os anos de 1920 e 1921, foi o magazine impresso 
na oficina da Imprensa Oficial, voltando, entao, para a Im-
prensa Industr ial , onde permaneceu ate 1925, dai transfe-
rindo-se a confecgao para a Empresa Jornal do Commercio, 
sem mais alteragao. 

A edigao de 1924 abriu com u m a "homenagem que os 
amigos do dr . Julio Pires Ferreira lhe prestam na grande 
dor que alanceou seu grande coragao de pai", ante o faleci-
mento, no ano anterior, de seus filhos, os jovens Rui e Al-
bertina, cujos cliches foram estampados, seguidos de sonetos 
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de saudade subscritos por Edwiges de Sa Pereira, Silva Lo-
bato e Emiliano Pereira. A de 1926 divulgou o discurso de 
posse do diretor Julio Pires Ferreira n a Academia Pernam-
bucana de Letras, ocorrida a 4 de abril de 1925. 

A publicagao do Almanach de Pernambuco estendeu-se 
a te o n° 33, correspondente ao ano de 1931 (Bib. Pub. Est. (1), 
Bib. de Mario Melo e Bib. da Fac. Dir.-UFPe.). 

O NORTE — Antes manuscr i to (1 A), apareceu "pela pri-
meira vez impresso", como n° 1, ano I, no dia 7 de Janeiro 
de 1899, formato de 22x15, com quat ro paginas de duas co-
lunas. Redatores — Benjamin Frankl in , Jose Filemon de Al
buquerque, Bernardo Magalhaes da Silva Porto e Jose Gau-
dencio Correia de Queiroz, funcionando o escritorio n a rua 
Larga do Rosario, n° 50, 1° andar . Assinaturas: ano — 5$000; 
semestre — 3$000; mes — $500. Dizia-se "publicacao bi-
mensa l" . 

Apresentou amplo programa, declarando-se apolitico, 
mas observador das coisas da administragao publica. Daria 
seu melhor espago a polemica literaria. A edigao em aprego, 
todavia, alem de meia coluna de "Noticiario", inseriu, ape-
nas, um conto de M. Buarque e um soneto, que ocupou toda 
a quar t a pagina, de A. de Vasconcelos. 

O corpo redacional nao se achou, ao que parece, em con-
digoes financeiras capazes de prosseguir n a empresa (Arq. 
Pub. Est., Bib Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O FILHOTE — <3rgaa Distintissimo — Apareceu no dia 
12 de fevereiro de 1899, formato de 22x16, com qua t ro pagi
nas de duas colunas, tendo como redator Pafuncio Semicupio 
Pechincha. Com u m a t iragem de 300 exemplares, foi impres
so n a Tip. Laemmert & Cia., s i tuada a Avenida Marques de 
Olinda, n° 4, para sua propria propaganda, feita atraves de 
anuncios e "foguetes" em meio a mater ia geral, constitui-
da de notas ligeiras, versinhos humoristicos e anedotas (Bib. 
Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

(1) A colecao da Biblioteca Piiblica do Estado acha-se desfalcada das 
edigoes de 1927, 1928, 1929 e 1931. 

(1A) O diario A Cidade, de 26/11/1898, registara a visita do "jornal 
manuscrito O Norte", que prometia dar o pr6ximo numero Impresso. 
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A VASSOURA — 6rgao do Clube Carnavalesco Vassou-
rinhas — Circulou, pela primeira vez, no dia 12 de fevereiro 
de 1899. Formato de 28x18, com seis paginas a duas colunas 
de composicao. Apresentava-se, "no vasto campo da impren-
sa, desfraldando o sintetico mas expressivo labaro Ridendo 
castigat mores". Inseriu boas piadas, cronicas ligeiras e poe-
minhas humoristicos, assinados por A. M., Euclides, Maxi-
miano, Apolonio Gangorra, Mandu Sujo, Oscar Aragao 
Domingos Barbosa, etc. 

O n° 2, ano II, publicou-se a 25 de fevereiro de 1900, 
obedecendo ao ritmo anterior, com a colaboracao de Sem, 
Mizael Seixas, Joao de Deus Sem Rego, Mestre Vassourinha, 
Piparote, Pio, Pio Piparote e P. P., os quatro ultimos escon-
dendo o nome de Artur Benicio de Araujo Lima. 

Outro comprovante manuseado foi o n° 3, ano IV, de 22 
de fevereiro de 1903, sendo ainda Pio Piparote o principal co-
laborador (Arq. Pub. Est.). 

Ainda houve uma edicao no Carnaval de 1906, datada 
de 26 de fevereiro, consoante noticia do Diario de Pernam-
buco. 

27 DE FEVEREIRO — Homenagem ao Merito — Nume-
ro unico, publicou-se na data que serviu de titulo, ano de 
1899, em homenagem ao prefeito recifense Esmeraldino 
Olimpio de Torres Bandeira, por motivo do seu aniversario 
natalicio. Impresso em papel couche, formato de 33x21, com 
quatro paginas, a primeira delas, circulada de vinhetas, ti-
nha ao centro o cliche do homenageado, trabalho heliografi-
co de G. Freitas. As paginas centrais apresentaram-lhe a bio-
grafia, enquanto na ultima se liam artigos de saudacao, as
sinados por S. V. Galvao, F. de Sa e Adolfo Lins Vieira (Arq. 
Pub. Est.). 

27 DE FEVEREIRO — Polianteia editada em 1899, foi 
impressa na oficina do Jornal do Recife, a rua do Imperador, 
n° 47, em fino papel roseo, formato de 22x16, com quatro 
paginas de duas colunas. Lia-se na primeira, cercada de vi
nhetas, em tipos fortes: "Homenagem a virtuosa criatura D. 
Maria Clementina Medeiros, no seu aniversario natalicio". 
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Toda a materia constou de saudagoes era prosa e verso, assi-
nadas por amigos e admiradores (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. 
Est.) . 

22 DE MARgO — Simpatia-Amizade — Publicou-se essa 
polianteia em 1899, na data do titulo, em homenagem a data 
do 15° aniversario natalicio de Maria das Dores Rosa e Silva 
(filha do Conselheiro Rosa e Silva) . Foi impressa no Atelier 
Miranda, a rua Padre Nobrega, n° 18/22, em papel couche, 
com quatro paginas, formato de 32x22, a duas colunas de 16 
ciceros. Na primeira figurou artistico retrato da jovem (de-
senho litogravado de Rodolfo Lima), sendo as demais ocupa-
das com escritos de saudacao de amigas da aniversariante 
(Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est .) . 

O TESTAMENTO DE JUDAS ISCARIOTES — N° 1, ano 
I, de 1 de abril de 1899, apresentou-se em formato de 34x22, 
com quatro paginas a tres colunas de composigao. O primei-
ro artigo versou sobre o "simbolo da perfidia, traigao e alei-
vosia" e seus seguidores, seguindo-se "O tes tamento" e mais 
alguns topicos humoristicos. A quar ta pagina foi dedicada ao 
"Fiel re t ra to de Judas" , tendo ao centro uma caricatura gro-
tesca, com a legenda: "Pega e l e ! . . . " (Arq. Pub. Est.) . 

SALVE 27 DE ABRIL DE 1899 — Polianteia em "home
nagem a Exma. Sra. D. Elvira Nobre", re t ra tada por Eucli-
des Fonseca, na primeira pagina, saiu a lume na data do ti
tulo, formato de 33x22. Era o "jornalzinho um mimoso 
bouquet de lindissimas flores", que um grupo de amigas lhe 
ofereciam no dia do seu aniversario natalicio. As tres paginas 
restantes constaram de saudagoes assinadas por Maria No
bre, Eutalia Lemos, Maria Mendes, Adelaide Mendes, Alice 
Camara e outras. Trabalho litografico e tipografico, em papel 
couche, do Atelier Miranda, situado a rua Padre Nobrega, 
ns. 18 a 22 (Arq. Pub. Est.) . 

DEZOITO DE MAIO — Polianteia de 1899, com a da ta 
do titulo, publicou-se em "homenagem ao Dr. Joaquim Gon-
galves Beltrao, no dia do seu aniversario natalicio". Exce-
lente trabalho da Tip. Laemmert, a rua Marques de Olinda, 
n° 4, apresentou, em formato acima de medio, quatro pagi
nas, a primeira das quais com cabegalho, palavras de sau-
dagao e re trato do aniversariante, desenhados por Eduardo 
Fonseca. 
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Escreveram, nas paginas restantes, a respeito do evento, 
A. G. Pereira Junior, Marcelino Coimbra, N. Nogueira, Jose 
Cavalcanti da Costa, Alfredo de Carvalho e Miguel Fontoura, 
que assinou seis sonetos (Bib. Pub. Est .) . 

19 DE MAIO — Outra polianteia, circulou n a da ta que 
lhe serviu de titulo, no ano de 1899, formato de 22x16, com 
quatro paginas. Constituiu uma homenagem a Pedro Macha-
do da Silva Ramires. A pagina de frente, circulada de vinhe-
tas, dirigiu palavras de saudagao ao aniversariante, conten-
do as demais notas ligeiras, sobre a data, assinadas por ami-
gos e admiradores (Bib. Pub. Est .) . 

O FILHOTE — Dentre os doze livros de sortes anuncia-
dos para o ano de 1899, este foi o primeiro a aparecer, re-
gistado pelo Jornal do Recife, de 28 de maio, que o conside-
rou "irrequieto, barulhento", sendo "as suas pilherias in-
contestavelmente cheias de mui ta verve". Redigiu-o o co-
nhecido humoris ta Fortunato Ventura (pseudonimo de Er
nesto de Paula Santos) . Vendeu-se o exemplar a 1$000. 

FIM DE MUNDO — Livro de Sortes — Dedicado as noi-
tes festivas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, saiu a 
lume n a ul t ima semana de maio de 1899, segundo o noticiou, 
no dia 31, o Diario de Pernambuco. 

O DIABRETE — Livro de sortes organizado por Tutu 
Chismando, dele disse o Jornal do Recife, de 6 de junho de 
1899, que a sua "escolhida par te literaria e finas pilherias" 
lhe davam "urn dos primeiros lugares nas festivas noites dos 
folioes Antonio, Joao e Pedro". 

O JOAO PATUSCO — Mais um livro de sortes entrou em 
circulagao, tendo sido editado pelo Panteon das Artes, de 
Nogueira I rmaos (Pequeno Jornal, 6/6/1899) . 

O TRAQUE — Livro de sortes dedicado aos festejos ju-
ninos, foi posto em circulagao na primeira semana de junho, 
conforme registo identico ao precedente. 

A CANGICA — fiste, editado pela firma Frota & Cia., 
teve como redator o humoris ta Claudio Gil. Informou, a 
respeito, o Jornal do Recife, de 8 de junho de 1899: "Alem de 
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um variadissimo numero de sortes, traz uma bonita polca 
para piano, composta pelo professor Leocadio Belo". 

A ESPIGA — Outro livro de sortes para as noites de Sao 
Joao e Sao Pedro foi posto em circulagao, impresso na oficina 
do Atelier Miranda. Vendeu-se o exemplar a 400 reis (Jornal 
do Recife, 21/6/1899). 

A SERTANEJA — Sortes de Salao — Saiu a lume (sem 
data) em junho de 1899, obedecendo ao formato de 17x11, 
com 100_paginas, incluidas as da capa, ilustrada por Vera 
Cruz e impressa em papel couche. "Polianteia esdruxula sob 
a orientagao politica de Raul Pinglot", enunciou no Expe-
diente: "Jogos de prendas, adivinhacoes, canconetas, receitas, 
monologos, sentengas, trogas e uma boa porgao de etceteras". 
Trabalho grafico a cargo do Atelier Miranda. 

Uma "Carta Aberta" iniciou o texto, declarando, entre 
outras consideragoes: "A Sertaneja propoe-se a entrar nas 
salas alcatifadas dos que nao sentem o peso da crise, como 
nos baixos aposentos dos que pagam caro o pao nosso". Mais 
adiante: "Promete ser expansiva quanto baste para trazer a 
alegria que todos carecem, sem os recursos que so os perver-
tidos reclamam". 

Cumpriu o programa exposto, difundindo boa verve, in
clusive com a colaboragao de Pedro de Abel, Diavolino, Oscar 
Aragao, Gregorio Neto, Faustino Sobrinho, etc. (Bib. Pub. 
Est.). 

O GUIA — 6rgao do Espiritismo em Pernambuco — 
Saiu a lume no dia 15 de julho de 1899, formato de 33x22, 
com quatro paginas de tres colunas. Aos lados do titulo, 
pensamentos de Victor Hugo e Allan Kardek. Como respon-
savel pela correspondencia, figurava o nome de A. de Sousa 
e Silva, instalado na rua da Horta n° 7. Assinatura anual 
— 4$000. 

O artigo de abertura focalizou o fenomeno do Espiri
tismo e seu desenvolvimento no Universo, concluindo por 
apresentar aos leitores o periodico, para o qual pedia "um 
lugar no jornalismo da terra pernambucana". 
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Divulgando artigos doutrinarios e noticiario especiali-
zado, O Guia teve vida normal, circulando mensalmente. E 
no quinto numero, de novembro, aumentou o formato, pa-
ginas a quatro colunas de composigao, impresso no Atelier 
Miranda, a rua Duque de Caxias, n° 37, ao passo que mu-
dava a redagao para a rua Primeiro de Margo, n° 7. 

O ult imo numero publicado foi o 12°, datado de 15 de 
junho de 1900 (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (1) 

O DERBY — Numero unico de 7 de setembro de 1899, 
circulou no dia da inauguragao do Mercado Coelho Cintra 
(localizado no arrabalde do Derby), com oito paginas, for
mato de 32x22 e impresso em papel couche. Confecgao da 
tipografia da Gazeta da Tarde, a rua Duque de Caxias, n° 
31, e da litografia da Fabrica Lafaiete. 

Apresentou, de frente, retratos de Delmiro Gouveia e 
Napoleao Duarte , realizadores da obra, e, na ul t ima pagina, 
uma vista do edificio, desenhos do ilustrador Rodolfo Lima. 
Todas as paginas restantes vieram repletas de artigos e cro-
nicas a respeito do acontecimento, assinados por J. R. Dan-
tas (para este, Delmiro Gouveia era "o Aquiles industrial da 
nova geragao); Trajano Chacon, Misael Seixas, Graciliano 
Martins Sobrinho, Evaristo de Far ia Gurgel (1A) , Francisco 
de Matos Sobrinho, Xavier Coelho, Argemiro Aroxa, Abel 
Guedes Pereira, Targino Filho e outros (Arq. Pub. Est. e 
Bib. Pub. Est .) . 

O PORVIR — Publicagao semanal — Saiu a lume no 
dia 13 de setembro de 1899, formato de 24x17, com quat ro 
paginas de duas colunas, tendo como redatores os colegiais 
Otavio Doria de Vasconcelos, Mario de Castro Nascimento, 
Jose do Rego Cavalcanti Silva Junior e Claudio de Castro 

(1) Curiosa coincidencla 6 que a Biblioteca Publica do Estado s6 
possui comprovante d'O Guia ate o n? 9, encontrando-se na Biblioteca 
Nacional, unicamente, as edicoes seguintes. 

(1A) Faria Gurgel escreveu: " . . . e m nenhuma parte do Brasil existe 
um mercado que, de longe, se compare ao Coelho Cintra"; " . . . u m ponto 
de reuniao que, durante muito tempo, senao e sempre, ha de ser pro-
curado e preferido pela populacao pernambucana, pela utilidade e atra-
tivos que oferece". 
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Nascimento, instalado o escritorio da redagao a rua da Au
rora, n° 23. Assinaturas: ano — 5$500; semestre — 3$000; 
trimestre — 1$500. 

"Propoe-se a ser Literario, Cientifico e Recreativo" — 
dizia o artigo "Apresentagao", adiantando que, modesta-
mente, deslisaria "nos nitentes lengois do jornalismo". Nao 
pretendia falar de ninguem; " . . . queremos apenas estar no 
mundo das letras, desenvolver e vigorar as nossas inteli-
gencias; somos bem novos; as corolas do nosso saber estao 
ainda bem desma iadas . . . " 

Logo no segundo numero a empresa, mudando de ti-
pografia, divulgou nova tabela de pregos de assinaturas, 
aumentando-os para 7$000 por ano, acrescidos de 1S000 para 
fora da capital, esclarecendo: "fomos obrigados a isto, visto 
acharmos dificuldades na impressao deste periodico". 

Nao passou do quarto numero, datado de 8 de outubro. 

No decorrer de sua curta existencia, nao deixou de 
abrir cada edicao com opulento editorial, focalizando temas 
serios, como o jogo "do bicho", a peste bubonica e o porto 
do Recife. No mais, com anedotas intercaladas, figurou a li-
te ra tura incipiente, em prosa e verso, dos redatores e dos 
colaboradores Gama e Melo, U. Barbosa, Jose Benedito, Ho-
racio de Quental, Bazilio de Sousa e Melo e M. M., que apa-
receu com o poema "O cego e a orfa" no n° 2, em regime 
de continuacao, sem chegar ao fim (Arq. Pub. Est.). 

A CONCINTRACAO — O primeiro numero saiu a 23 de 
setembro de 1899, feito pastiche do diario A Concentracao, 
orgao da Concentragao Republicana, que t inha como lideres 
Jose Mariano, Coelho Cintra e Martins Junior. 

Formato de 44x32, com quatro paginas de quatro co-
lunas, apresentou como redatores: Faiscante da Camara, 
Adelino Inimigo Comum, Pinto Galego, Henriqueto de Melo, 
Tito Fanhoso, Orlando Sujo, G. Fioravanzo e Lulu Andrade. 
Gerente — Mo Mano Pimentel (eram nomes-caricaturas dos 
redatores do outro jornal). Constava do expediente: "A Con-
cintragao e a folha de maior circulagao no oco do mundo e 
tern seu escritorio na rua da Pouca Vergonha n° 69". 
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No "Introibo", de satira contundente, dizia: "A Con-
cintragao fala pelo Cintra, que e a figura saliente. Nao tern 
certeza de programa"; " . . . apa rece quando for necessario, 
e nao aceita assinaturas. Deixa-se vender nas ruas e pragas, 
a cem reis o mrmero, que e a menor moeda da Republica 
Brasileira". Seguiu-se um "Manifesto", apresentando os 
"mostrengos" da Concentragao, que eram assessorados por 
Alexandre Jose Barbosa Lima, alvo, todos eles de ataques 
elevados ao ridiculo, como ocorreu na restante materia, a 
salientar as versalhadas "Daguerreotipos", por Zaz, e "Os 
bichos da Concintragao", por Triz. Duas paginas compu-
nham-se de anuncios. 

Circulou o segundo numero (e ultimo) no dia 7 de ou-
tubro, trazendo sob o titulo: "orgao do Mercado Tio Ca-
susa", outra forma de ridicularizar Coelho Cintra. A mate
ria obedeceu ao mesmo criterio critico, sendo a quarta pagi-
na dedicada a um grande anuncio caricato do mencionado 
mercado (que era o do Derbi), no qual se chamava atencao 
para os compartimentos d'A Concentragao e do High-Life 
(Arq. Pub. Est.). 

O ESCRINIO — <Jrgao da Sociedade Literaria Castro Al-
ves — Trazendo sob o titulo o slogan "A instrugao do povo para 
o progresso da Republica", entrou em circulagao a 12 de ou-
tubro de 1899, formato de 36x23, com quatro paginas a tres 
colunas de composigao. Redatores: Jose Severino Gomes de 
Araujo, Nilo Camara, Augusto Lins e Silva, Antonio de Gois 
e Manuel Matos. Assinava-se a 5$000 por ano e 3$000 por 
semestre. Impresso na tipografia d'A Concentragao, situada 
no Cais da Regeneragao (hoje, avenida Martins de Barros), 
n° 23, instalou redagao a rua da Imperatriz, n° 15, 1° andar. 

"Sobre as aguas do encapelado mar do jornalismo patrio 
— lia-se no artigo de apresentagao — atiramos hoje O Es-
crinio, fragil barco que leva como biissola uma forga de 
vontade irresistivel e como tripulagao um grupo de mogos 
que, intemeratos, vencem os mais rudes obstaculos". 

Depois de algumas consideragoes, concluiu: "Nem de 
soslaio pretendemos olhar para a politica, a fim de mais de-
votadamente procurarmos no livro o agradabilissimo nectar 
da ciencia e difundi-lo entre aqueles que, como nos, come-
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gam a sua carreira literaria. Eis o nosso programa, embora 
mal delineado. Visamos ferir o alvo". 

Publicacao mensal, logo no segundo numero pedia o 
imediato pagamento das assinaturas , tendo era vista "as di-
ficuldades" que atravessava a novel empresa. No quar to 
numero, o ult imo dos redatores mencionados foi substi tuido 
por Tomaz Ferreira de Aquino, fiste e Severino Araujo cede-
r a m o lugar, depois, a Olivio Camara e Artur Licio. E O Es-
crinio passou a ser impresso n a oficina do Jornal do Recife, a 
rua do Imperador. 

Exclusivamente dedicado a Literatura, com excegao de 
raros editorials, o bem feito periodico, alem da producao dos 
redatores, divulgou trabalhos, em prosa e verso, de outros in-
telectuais, a saber: Carvalho Borges, Eustorgio Vanderlei, 
Edgar Gomes, Antonio Soares, Durval de Brito, o mesmo 
Dudu Peralta do "Folhetim"; M. Macario Ficalho, Franga 
Pereira, Adalberto Cunha, Francisco Lima Botelho, Luiz de 
Mascarenhas, Gastao Diniz, Domicio Rangel, Augusto Mon-
teiro; Diro, o das "Conversas", e Mimi Bambino, que assina-
va "Faiscas" . 

Nao foi facil a prossecugao do desiderato dos academi-
cos dirigentes d'O Escrinio. Sua aparicao fez-se mensalmen-
te, a te o n° 4, de Janeiro de 1900. Voltou era margo; depois, 
abril, passando para 6 de julho (edigao totalmente dedicada 
ao aniversario da morte de Castro Alves) e 12 de outubro, 
que foi o oitavo e ultimo numero (1), comemorativo do pri-
meiro aniversario da folha (Arq. Pub. Est .) . 

O MATTIA — drgao Nefelibata da Companhia Lirica, 
dado a luz aos domingos — Circulou, pela primeira vez, no 
dia 15 de outubro de 1899, formato de 32x22, com duas co-
lunas largas de composigao e quatro paginas. "Diregao re-
dacional": Celino Vineira, F. Von Thier, Juliano Falco, Raul 
Bia, Manuel Arinho e Piolim Galvao. 

Pretendia, segundo o art igo de apresentagao, "viver das 
gragas teatrais da estagao lirica, existencia um pouquinho 

(1) Alfredo de Carvalho reglstara, como Ultimo numero, o 6', de 30 
de abril, fazendo-o interrogatevamente. 
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mais puxada que a das rosas de Malherbe, para nao esque-
cer a chapa do estilo". Contava com a colaboragao graciosa 
"de penas vantajosamente conhecidas nos nossos circulos 
jornalisticos" e exigia "apenas 100 reis para falar do pro
ximo". 

Bern redigido, cheio de verve e boa satira, constituiu-se 
toda a sua materia, nos oito numeros regularmente publi-
cados (1), de "Telegramas", "Cenas", "Caras e caretas", 
"Notas diversas", "Cartas a diversos", "Anuncios" humoris-
ticos, "Folhetim", "Fala-se", "Tableau", "Receituario", em 
prosa ou verso, com assinaturas como Pan-Tarantula, Tar-
Tufo Timaro, Fuso de Ponta, Fra Diavolo, etc., mas tambem 
inserindo a "Croniqueta" de Olimpio Galvao ou Celso Vieira. 
E atacava o Jornal Pequeno, porque esse vespertino fazia cri-
ticas a Companhia De Mattia, que se vinha exibindo no Tea-
tro Santa Isabel. 

O ultimo numero saiu a 3 de dezembro, divulgando, em 
quadro, na primeira pagina, o "Epitafio d'O Mattia" e, na ul
tima, uma "Oragao funebre da troupe do Mattia", contendo, 
ainda, notas de despedida e adeuses nas paginas do centro 
(Arq. Pub. Est .) . 

O PEQUENITO — Orgao de reclamos do Jornal Peque
no — O n° 1 apareceu engastado no centro alto da segunda 
pagina do referido vespertino, ocupando tres colunas, mas 
dividida a respectiva materia em cinco colunitas por 25 cen-
timetros de al tura. Uma vez distribuida a edicao do Jornal 
Pequeno, foi O Pequenito deslocado da pagina e impresso a 
parte, datado de 16 de outubro de 1899. 

Lia-se no art iguinho, intitulado "O nosso jornal", que 
ele nao desfraldava "a bandeira de um programa para in
gles ver". Nada de politica, "essa hidra que devora o nosso 
progresso". Seu fim era outro: serviria de cicerone aos lei-
tores, para indicar-lhes as melhores casas comerciais. Por
que — adiantou — "a alma do negocio ja nao e o segredo, 
como se pensava ant igamente: e o anuncio, e o reclamo". 

(1) Alfredo de Carvalho, em sua relacao dos "Anais", aludiu, apenas, 
ao primeiro numero d'O Mattia. 
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Foi, realmente, o que fez O Pequenito. Cada comenta-
rio, cada noticia terminava indicando uma casa de negocio. 

Nao passou da edigao de estreia. 

BERNARDO VIEIRA — Polianteia em homenagem a 
primeira proclamagao em prol da Republica no Brasil, circu-
lou no dia 10 de novembro de 1899, com seis paginas, em 
papel couche, formato de 44x31, exibindo, no cabegalho, o 
escudo de armas do Brasil, ladeado pelas datas: 10/11/1710 e 
10/11/1899. Impressao da oficina do Jornal do Recife, a rua 
do Imperador, n° 47. 

Mais de duas paginas, abrindo o texto, foram dedicadas 
a biografia de Bernardo Vieira de Melo, a cargo de F . A. 
Pereira da Costa. Seguiram-se tres sonetos de Joao Batista 
Regueira Costa, sob o titulo "Guerra dos Mascates". Outros 
colaboradores: Joao Coimbra, Artur Orlando, Sebastiao de 
Vasconcelos Galvao, Antonio Adelino de Luna Freire, major 
Jose Domingues Codeceira, Manuel J. de Santana Araujo, 
etc., finalizando com a transcrigao de comentarios da im-
prensa diaria, de adesao a ideia de um monumento historico 
que perpetuasse a memoria daquele que propusera, no Sena-
do de Olinda, fosse a Capitania de Pernambuco declarada 
"Republica ad instar de Veneza" (Bib. Pub. Est.). 

CAI-MI — Folha critico-satirica, de assuntos teatrais, 
cujo titulo era o nome da principal artista da Companhia De 
Mattia, em exibigao no Teatro Santa Isabel, saiu a lume, como 
n° 1, mas unico, no dia 14 de novembro de 1899. Formato 
27x19, com quatro paginas de tres colunas. Impressao em 
papel roseo. Alem do lema "Ridendo castigat mores", trazia 
sob o cabegalho, a guisa de Expediente: 

"So sai sem ser esperado, 
Deixando o burgues danado. 
Se arde e por ser pimenta, 
Com ela ninguem se aguenta" . 

E mais: "Redatores — os habitues do camarote n° 4. 
Gerente — Garoud. A parte musical e da exclusiva respon-
sabilidade do maestro Fonseca. Redagao: Loja do Krause. 
Nao ha assinaturas. Numero avulso — um tusta. O n° 1 e 
gratuito. Agencia: Botequim do Mafra". 
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Suas paginas consti tuiram-se de notas ligeiras e versos 
redigidos com humorismo e boa sat ira, envolvendo nomes de 
espectadores e a r t i s tas nas conversas de bastidores e ca-
mar ins (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est . ) . 

REVISTA DE INSTRUQAO PUBLICA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO — F u n d a d a por Joao Bat is ta Regueira Cos
ta, entrou em circulagao a 15 de novembro de 1899, obede-
cendo ao formato de 32x23, com oito paginas. Cumpria, assim, 
o "Art. 41 § 30, do Regimento de 30 de julho de 1896, que de-
te rminava a publicagao de u m a revista n a qual os professo-
res fossem informados a respeito do progresso do ensino". 

Apresentava, sob o titulo, o conceito de Aristoteles: "Ne-
glecta juventutis disciplina facit republica detrimentum" . 
Redatores: o Inspetor da Ins t rugao Publica, os diretores do 
Ins t i tu to Benjamin Constant , das Escolas Normal, da Pro-
pagadora e de Engenhar ia e o Inspetor de Higiene. Publica
gao mensal , com t i ragem declarada de 500 exemplares, assi-
nava-se a 7$000 por ano, 4$000 por semestre ou 2$500 por 
t r imestre; para o interior — 8$000, 5$000 e 3$000, respecti-
vamente . 

O art igo de apresentagao fez u m historico das publica-
goes anteriores consagradas aos interesses da pedagogia, todas 
de cara te r mais ou menos efemero. Referindo-se ao novo re-
gulamento da Inst rugao Publica, concluiu: " . . . s e j a m a co-
ragem e a perseveranga o lema do nosso escudo e a tencao 
da nossa bandeira , nos incruentos combates, que ferirmos, 
pela causa da Educagao". 

Confeccionada n a oficina do Diario de Pernambuco, logo 
no segundo numero transferiu-se pa ra a do Jornal do Recife, 
a r u a do Imperador , n° 47, crescendo o formato pa ra 35x24, 
a duas colunas de composigao de 20 ciceros. A par t i r do n° 7 
o corpo redacional ficou assim resumido: redator-chefe — o 
Inspetor Geral da Ins t rugao Publica; dire tor — J. B. Reguei
ra Costa. 

Teve a Revista como meta principal, que cumpriu a risca, 
a divulgagao de discursos, instrugoes, teses, programas de 
ensino, pareceres, mensagens, atos da I. de I. P. e noticiario 
alusivo. Divulgou, igualmente, art igos de J. B. Regueira 
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Costa, Carlos Porto Carreiro, que tambem assinavam cons-
tantes poesias; Raimundo Honorio, Olinto Victor, Leal de 
Barros, Alfredo de Carvalho, Joao Cordeiro Fonseca de Me-
deiros e Afonso Gongalves Ferreira da Costa, todos iocali-
zando problemas do ensino. 

De circulagao ininterrupta, transpos 1900, atingindo o 
primeiro ano do seculo XX com o n° 14 — ano III — que 
saiu no mes de Janeiro. Manteve invariavel o regime de oito 
paginas. 

Bern feito e superiormente dirigido, nao conseguiu, to-
davia, estender muito sua existencia, ficando suspenso ao 
publicar-se o n° 17, correspondente a abril de 1901. 

Meses depois, precisamente em Janeiro de 1902, saiu o n° 
18, ano IV, tomo II, em feitio mesmo de revista (22x15), com 
50 paginas de coluna larga, mais a capa. A par de varios ar-
tigos assinados, inseriu relatorios, exposigao e outras pegas 
de interesse da instrugao publica. 

Terminou ai (Bib. Pub. Est.). 

1 9 0 0 

O APIPUCOS — Orgao Dos Interesses Deste Belo Ar-
rabalde — Apareceu o n° 1, ano I, no dia 1 de Janeiro de 
1900, com tipografia e redacao a Travessa da Rua Nova, 
tendo como redator-gerente Serapiao Maranhao. Vendendo o 
exemplar a 100 reis, anunciou o prego de 5$000 para a anua-
lidade. Formato de 26x18. 

Do ligeiro artigo de apresentagao constava: "Periodico 
dedicado exclusivamente ao desenvolvimento do melhor, mais 
bonito e mais saudavel arrabalde do Recife". Alheio a poli-
tica, manter-se-ia "dentro dos limites da lei e das convenien-
cias, podendo tergar as armas de cavalheiro com quern quer 
que seja, em casos necessarios, mas nao apanhara luvas que, 
por falta de limpeza, possam causar nauseas" . 

Inseriu poesias de Jose Neves e M. Santos, uma nota to-
pografica, noticiario, a segao "Diz-se . . . " , de Arlequim, e 
pouco mais de uma pagina de anuncios. 
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Nao h a noticia de haver cont inuado (Bib. Pub. Est. e Arq. 
Pub. Est.). 

O TROCISTA — Surgiu a 14 de Janeiro de 1900, formato 
25x15, com quat ro paginas de duas colunas. Propriedade "de 
u m a Associagao", exibiu o seguinte corpo redacional: Drs. 
Sipo, Chico Tripa, Casaca do Homem, Barata, Frango de 
Tostao e Joao Grilo. Escritorio e redacao a r u a do Passa a 
Perna n° 0". Preco do exemplar — 100 reis. 

Pedindo "venia para ocupar u m a cadeira no congresso 
da imprensa livre", frisou o art igo de apresentagao: "O Tro-
cista tera frases amenas e doces pa ra os que souberem t ra-
balhar em prol deste desventuroso Estado, e as frases mais 
asperas, mais toscas e grosseiras para os aventureiros, que 
fazem vergonha ao nosso meio social. O nosso programa sera 
a critica, o menoscabo e a troca dos atos mais vandalicos 
praticados pelos mandoes ou quern quer que seja. 

A edicao (unica) , a par de no tas satirico-humoristicas, 
carregou contra o governador e o prefeito, a proposito do 
incendio do Mercado Coelho Cintra, no Derby, que teria sido 
propositado. Ainda: um soneto de Sipo e folhetins de Pitom-
bo e Dr. Chico Tripa (Bib. Pub. Est . ) . 

REVISTA INDUSTRIAL E MERCANTIL — Publicacao 
Mensal de Informagoes Prat icas Dedicadas as Classes Ativas 
do Brasil — O primeiro numero circulou era Janeiro de 1900, 
formato de 28x18, com 184 paginas, mais 20 do Suplemento 
denominado Anunciador Interestadual. Propriedade de I . 
Neri da Fonseca. Redatores — Antonio de Sousa Pinto e Al-
cedo Marrocos, funcionando a administracao a rua Marques 
de Olinda, n° 60, sobrado. Assinaturas: por ano — 38$000; 
semestre — 20$000; pa ra os paises de convengao postal: ano 
— 8 dolares, ouro. 

Vinha preencher sensivel lacuna, u m a vez que se bastava 
"como biblioteca profissional do comerciante e, em parte , do 
proprio indus t r ia l" . Pa ra at ingir o escopo colimado, dividiu 
a mater ia em quat ro partes, assim resumidas: compilagao e 
anotagao de leis, de carater permanente ou transitorio; dou-



460 LUIZ DO NASCIMENTO 

trinagao economica e financeira; critica; noticiario geral e 
informagoes sobre produgao, transporte, etc. (1) . 

Alem do artigo de Sousa Pinto e de ligeiras notas, quase 
toda a edicao foi ocupada pelo decreto que instituiu a tarifa 
das Alfandegas da Republica, com anotagSes e as respecti-
vas tabelas. Figuravam, tambem, anuncios, nas paginas in-
ternas da capa. 

Datado de fevereiro/margo, saiu o n° 2/3, continuando 
a numeragao anterior ate a pagina 366. Constaram do su-
mario: As finangas da Republica — O Cafe — Boletim da 
Comissao de Tarifa — Regulamento para arrecadagao dos 
Impostos de Consumo — Irrigagao — Regulamento do Selo 
Federal — Guia Postal-Telegrafico, Orgamentos, etc. 

Continuou, cada mes, regularmente. Ao atingir setem-
bro, a firma proprietaria passou a denominar-se Neri da 
Fonseca & Cia. (2), ao mesmo tempo que a "tipografia da 
Revista Industrial e Mercantil" alterou a denominagao para 
"Imprensa Industrial", situando-se a rua Bom Jesus, ns. 
34/36. 

O ultimo numero do ano envolveu os meses de novembro 
e dezembro, perfazendo todas as edigoes do ano, sempre 
numeradas ininterruptamente, o total de 1374 paginas, afora 
os indices e as de anuncios. 

Circulou em Janeiro a primeira edigao de 1901, inician-
do numeragao nova das paginas, que sofreram grande redu-
gao. E prosseguiu, com regularidade, ate o n° 11/12 que reu-
niu novembro e dezembro, perfazendo 698 ditas. 

So inseria mesmo materia de interesse imediato do co-
mercio e da industria, a comegar pelos artigos dos redato-
res, que abordavam temas financeiros ou legislatives. O su-

(1) Acusando o aparecimento da Revista Industrial e Mercantil, em 
torno da qual toda a imprensa diaria do Recife teceu as mais lisonjeiras 
referencias, escreveu A Provincia, entre outras consideracoes: "E uma 
publicacao de largo folego, a mais arrojada talvez e a melhor aparelhada 
das empresas de seu genero tentadas no Brasil". 

(2) Estava assim constituida a firma no seu comeco: dr. Diogenes da 
Nobrega, Inacio Neri da Fonseca e Artur Goncalves Torres. 
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plemento de anuncios nao deixou de acompanhar cada edi-
cao (Bib. Pub. Est. e Bib. Pub. de Sergipe) (3) . 

Segundo Alfredo de Carvalho, a publicacao se estendera 
ate Janeiro de 1902. Mas, na realidade, nenhuma outra edi-
cao foi divulgada alem da correspondente aos dois iiltimos 
meses de 1901. 

O Zfi PEREIRA — Ctrgao que faz favores e tambem re-
cebe-os. Oferecido pelo Clube Matias Lima — Numero "espe
cial", circulou no Carnaval de 1900, a 24 de fevereiro, im-
presso no Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, ns. 18/22, 
formato de 37x26, com quatro paginas. Redacao: "onde for 
encontrado". Redatores: "todos aqueles que tern a mania 
de escrever de graga". 

Foram seus colaboradores, menos em prosa do que em 
verso: Satan Peralta, Yoyo Patusco, Caifaz, Catu Filho, La-
borao, Mestre Domingos, O Logico e outros. Linguagem, as 
vezes, licenciosa (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

A BEATA — Orgao do Clube Carnavalesco Beatas do 
Recife — Numero unico, saiu a lume no dia 25 de fevereiro 
de 1900, pequeno formato, com quatro paginas. Redatores 
— Joana Graxona, Chico Raio e Calu Gostosa. Mai redigi-
do, repleto de humorismo grotesco, alem de incrivel edito
rial, divulgou as secoes "Testamento. . . da chata irma, Lou-
renco"; "Dizem. . . " e "Telegramas" (Bib. Pub. Est.). 

O BOHEMIO — Edicao especial consagrada a Momo, o 
Deus da Tro§a e da Gargalhada — <3rgao da Tertulia Boe-
mia, circulou no "domingo gordo de 1900", ou seja, no dia 
25 de fevereiro, para "distribuicao gratuita ao clero, nobre-
za e povo". Impresso na tipografia do Commercio de Per-
nambuco, a rua do Imperador n° 43, apresentou-se no for
mato de 31x22, com quatro paginas de tres colunas, sendo 
a seguinte a "trindade diretora": Quiri Kajado, Pio Piparo-
te e Juca Timbirassu (pseudonimos, os dois ultimos, de Ar-
tur Benicio de Araujo Lima e Julio de Medeiros). 

(3) A colegao da Biblioteoa Publica do Estado nao vai algm do n* 10 
do ano II. O n 1 ? 11/12 s6 exlste na Biblioteca Publica de Araeaju, 
Sergipe. 
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Lia-se no artigo inicial: "O Bohemio 6 o nosso cartao de 
boas vindas ao impagavel Momo, o eterno chefe dos tres 
gloriosos dias que transformam todo este vasto Pandemonio 
do Prazer n u m verdadeiro e terraqueo paraiso". 

Bern redigido, incluiu mais verso do que prosa, nao so 
assinado pelos redatores, mas por Joao Frivolino, Gito, Fiil-
vio Junior e Demo de Morais, como se ocultava Jose Mon-
teiro (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) . 

O CARROUSEL — Publicou-se o n° 2 no dia 22 de mar-
50 de 1900, formato de 26x19, com quatro paginas, servido 
de materia satirico-humoristica, em prosa e verso, aqui e 
acola descambando para a linguagem licenciosa de bordeis. 
Eram signatarios de croniquetas e epigramas: Alfredo Leal, 
F. Guimaraes, Gastao Diniz, utilizados como pastiche; Cici 
Budiao e Bim. Pouco recomendavel (Bib. Pub. Est .) . 

Segundo os "Anais", de Alfredo de Carvalho, saiu o n° 
1 a 9 de margo, tendo havido tambem o n° 3, datado do 
dia 29. 

Ver-se-a, a seguir, como o desabusado jornaleco causou 
celeuma: 

O Diario de Pernambuco, de 1 de abril do ano em refe
renda , divulgou uma carta, assinada por L., de condena-
gao a O Carrousel, porque este se ocupava, unicamente, em 
"falar da vida alheia", em linguagem tao pornografica que 
revoltava. Sendo um dos atacados pelo pasquim, L. envi-
dou esforgos e, apesar da dificil tarefa, podia apontar, como 
responsaveis pela publicagao, Xavier Coelho, Manuel Buar-
que de Macedo, Dantas e Jose Ribeiro, pespegando-lhes 
adjetivos nada lisonjeiros. 

No dia seguinte, atraves de outro diario — A Concen-
tracao — Xavier Coelho desmentiu-o, afirmando: "Nunca 
escrevi uma linha sequer para tal papeluxo". 

Enquanto isto, no mesmo dia, um tal Brasil escrevia a 
Gazeta da Tarde, "para evitar duvidas futuras": "Podemos 
garant i r a W . SS. que os redatores d'O Carrousel sao os 
mesmos do antigo Mattia, com excegao do sr. Adelino Cos
ta, que se acha atualmente no Amazonas". 
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O CLARIM SOCIAL — Foi dado a publicidade, segun-
do A Provincia de 15 de marco de 1900, o primeiro numero 
desse "periodico de pequeno formato, bem impresso, de lei-
t u ra var iada e orientagao socialista, prometendo aparecer 
mensa lmen te" . 

Saiu o n ° 2 no dia 1 de abril, impresso na oficina do 
Jornal do Recife, achando-se a redagao insta lada n a rua 
Imperial , n° 39. Propriedade e redagao de Agripino da Sil-
va, Joao de Oliveira, Jose Pinto e Jose Vilela. Assinatura 
semestral — 1$500. 

No editorial da edigao em aprego sobressaiu-se a pro
paganda do Socialismo, declarando o art iculista, entre ou-
tros conceitos: " . . . e m breve ra iara a aurora sublime do 
levantamento glorioso da classe prole tar ia" . Joao Ezequiel, 
por outro lado, firmou comentario defendendo a procla-
magao da "lei suprema da fraternidade humana" . Foram 
outros colaboradores: Joao Dez, Francisco Brito, Mart ins 
Filho, Osvaldo de Almeida e Flaviano Mart ins. Na quar t a 
pagina f iguraram poesias de Tomaz Ferreira de Aquino, 
Romualdo Lima e outros. 

Mais u m nome — Euclides de Oliveira — integrou o 
corpo redacional a par t i r do n° 3, de 1° de maio, cuja pri-
meira pagina, t r aba lhada em vinhetas, exibiu os dizeres: 
"Gloria ao 1° de Maio — Salve, proletariado! — Homena-
gem do Clarim Social — 1893/1900 — Proletariados de to-
dos os paises, uni-vos!" Seguiram-se editorial em torno da 
da ta , outros artigos, notas diversas e poesias de J. Monteiro, 
Agripino da Silva e Gustavo Codeceira (Bib. Pub. Est.). 

Nao res tam outros comprovantes. En t re tan to , publi-
caram-se mais tres numeros do mensario, o ul t imo dos 
quais, o 6°, registado pelo Jornal do Recife, de 12 de se-
tembro. 

O JUDARAO — Periodico Artistico, Cientifico e Litera-
rio, Distribuido como Premio aos Leitores do "Album do 
Domingo" — Tendo como redatores Olimpio Galvao e Brau-
lio da Cunha, circulou a 14 de abril de 1900 (sabado de 
Aleluia) em formato de 26x17, com quat ro paginas e lison-
jeiro aspecto material . 
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Numero unico, nao teve outro objetivo senao ridicula-
rizar, em prosa e verso, o jornalista Manuel Arao, chamado 
o "Judas Arao", que dirigia a segao literaria do Diario de 
Pernambuco, denominada "Album do Domingo", em con-
junto com os dois redatores do Judarao. Um mal entendido 
entre os tres homens de letras deu lugar a publicagao em 
aprego, com poemetos e cronicas assinados por Braulio, 
Olimpio, Fr. Marotti, Oscar Leal, Dr. Sombra, Canuto, Gas-
tao e Xico Maroto. O ultimo deles, na segao "Corre de boca 
em b o c a . . . " escreveu 

"que os bicheiros em querela, 
pra reformar o talao, 
entre os bichos da tabela 
colocam manelarao". 

Na terceira pagina, ao alto da primeira coluna e enci-
mado por uma cruz, O Judarao divulgou, tambem, o "con-
vite" a seguir: 

"Braulio da Cunha, Luiz de Vasconcelos, Olimpio Gal-
vao e F. Marotti, profundamente sentidos pelo infausto pas-
samento do valente companheiro de lutas do "Album do 
Domingo", Manuel Arao, traicoeiramente enforcado num 
lampiao da rua dos Casos, convidam o publico pernambu-
cano para assistir ao seu enterramento, que realizar-se-a nos 
fornos de incineragao do Cais do Capibaribe, pelas 4 horas 
da tarde de hoje. Carros e carrogas a rua das Cruzes. Saba-
do de Aleluia, 14 de abril de 1900" (Arq. Pub. Est.). 

O CLETO — Polianteia em "homenagem a Marcelino 
Cleto, o Berlioz pernambucano — por seus colegas e admi-
radores" — conforme o quadro da primeira pagina, em vi-
nhetas, encimado pelo emblema musical, publicou-se a 26 
de abril de 1900. Impressao da tipografia do Jornal do Re
cife, em excelente papel e formato de 31x22, a tres colunas 
de composigao. As tres outras paginas, em seguida as notas 
biograficas a respeito do renomado compositor pernambu
cano, cujo aniversario natalicio se comemorava, inseriram 
numerosas saudagoes, em poucas linhas, assinadas por seus 
amigos e admiradores (Bib. Pub. Est.). 
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O PRIMEIRO DE MAIO — 6rgao do Proletariado — 
Publicagao mensal, surgiu na data que emprestou ao ti-
tulo, no ano de 1900, tendo como redatores Joao Ezequiel, 
Olavo de Albuquerque e Mart ins Filho, si tuada a redagao a 
rua Pedro Afonso, n° 60. Formato de 27x20, foi impresso n a 
oficina do Jomal do Recife, em bom papel. 

A primeira pagina, n u m bom trabalho de vinhetas, 
prestou "homenagem ao 1° de Maio", acrescentando: "Sal
ve, aurea da ta em que raiou o Sol da Crenga do operariado 
universal" . Aos lados, em sentido vertical, lia-se: "Proleta
ries de todos os paises, uni-vos!" e "A Imprensa e o teles-
copio d 'a lma". Assinava-se o tr imestre a 1$000. 

Apos uma serie de consideragoes sobre a data, dizia o 
artigo de apresentagao, abrindo a segunda pagina: "...nasce, 
hoje, O Primeiro de Maio, alavanca poderosa da propaganda 
na imprensa, clarim da Liberdade, tocando rebate em prol 
do Trabalho. E nasce porque a hora da emancipagao ha de-
finitivamente soado; nasce porque o seculo que morre des-
perta no seculo vindouro a gloria da ideia". Em conclusao: 
"Que um dia vejamos o ruir da moribunda sociedade de 
ment i ras e hipocrisias, que combatemos! Que triunfe o 
ideal da fraternidade h u m a n a e o que almejamos". 

Todos os redatores escreveram artigos assinados, sendo 
a quar ta e ul t ima pagina ocupada com o poema socialista 
"Nova pascoa", de Francisco Marotti. 

Prosseguiu a publicagao, sempre a servigo das ideias 
avangadas, ate o quarto e ultimo numero, que circulou a 15 
de setembro, com o numero de redatores acrescido de Fran
cisco Brito, Cirilo Ribeiro e Flaviano Martins, mas afastado 
Olavo de Albuquerque. Nenhuma outra materia alem de 
artigos assinados, de propaganda socialista, inclusive por 
Caitano de Andrade e Francisco Marotti (Bib. Pub. Est.). 

O ALBUM — cirgao da Sociedade Literaria Bernardo 
Vieira de Melo — Entrou em circulagao a 1° de junho de 
1900, formato de 27x19, com quatro paginas de tres colunas, 
depois, duas, tendo redagao instalada na rua Dr. Jose Ma
riano, n° 48. Redatores: Alcibiades Lima, Eusebio de Sousa, 
Mario Melo, Mario Rodrigues e Adalberto Ribeiro. Impres-
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sao da tipografia do Jornal do Recife, a rua do Imperador, 
n° 47. Mensario, assinava-se a 4$000 por ano; 2$000 por se-
mestre e 1$000 por tr imestre, custando $500 o exemplar. 

Apareceu, segundo o art igo-programa, "dest inado a 
fazer aquisicao dum modesto lugar no nosso meio literario 
para a Sociedade de que e orgao; defender os direitos do 
imortal pernambucano Bernardo Vieira de Meio, o precur
sor da liberdade brasileira, e render o merecido preito de 
homenagem ao mesmo". 

"Amante do Belo, se dedicara em grande par te a Lite-
ra tura , este ins t rumento da cul tura int ima, n a inspirada 
definigao de Lasson; do saber propagara as ciencias, incu-
tindo no espirito do povo a necessidade absoluta de culti-
va-las; da patria, empregara o possivel para o seu engran-
decimento" e "defenders, a rdentemente a forma de governo 
chamada Republica, em que ela predomina" . 

"Finalmente, fara das suas humildes paginas o oraculo 
das ideias puras de jovens que, talvez improficuamente, 
porem com dedicagao, t raba lham para o engrandecimento 
do Brasil". 

Publicou-se normalmente e, no quinto numero, Mario 
Rodrigues deixava o corpo redacional, ja acrescido dos no-
mes de Telesforo de Almeida, Jose Monteiro e Helvecio 
Guimaraes. 

Foram colaboradores esporadicos: Demetrio Mart inho, 
JVIaneco, Tirunculos, Francisco R. R. de Lima, Adolfo Silva, 
Demo de Morais (pseudonimo de Jose Monteiro), etc. Desde 
o n° 3, o trabalho grafico passou a ser feito no Ateliev 
Guttenberg, de Rodrigues e Silva, a rua Duque de Caxias, 
n° 34. 

Com o n° 5, de 12 de outubro, terminou o ano. Nao foi 
possivel encontrar comprovante da unica edicao publicada 
em 1901, com a data de 23 de margo. 

Voltou, mais de um ano ap6s — n° 1, ano II I a 30 
de agosto de 1902, o formtao aumentado para 32x22, obe-
decendo a nova equipe de redatores, que foi a seguinte: 
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Samuel Valente, Alcibiades Lima, Afonso Neves Batista 
(secretario), Alfredo de Albuquerque Azevedo (so no pri-
meiro numero) e Demetrio Martinho. Por sua vez, mudara-
se a redacao para a rua de Horta, n° 14, 1° andar. Lia-se no 
artigo "O nosso reaparecimento": 

" . . . apresentamo-nos novamente, conscios da simpatia 
daqueles que divisam na mocidade a aurora do porvir. A 
nossa meta sera sempre a mesma e a imagem da ciencia e 
da patria sera o talisma que religiosamente sera conserva-
do em nossas almas, onde arde a pira do patriotismo". 

No n° 2 dessa nova fase (1), publicado a 9 de setem-
bro, a Sociedade Literaria Bernardo Vieira de Melo, de que 
era orgao, passava a ser, tambem, Historica, conforme cons-
tou do cabecalho. Outros colaboradores: Pacifico L. Siquei-
ra, Domingos Vieira, Olimpio Fernandes, Martins Filho, 
Caitano Galhardo, Jose Nunes de Melo, etc. (Bib Pub. 
Est.). 

A SATURNINA — Entrou em circulagao o primeiro livro 
de sortes do ano, redigido por Jose Fino e impresso na tipo-
grafia do Novidades. Sua materia constituiu-se de "uma pen-
ca de assuntos, parte literaria e uma polca de Juventino A. 
de Sousa" (Jornal Pequeno, 1/6/1900) . 

O PERALTA — Outro livro de sortes foi dado a estam-
pa, sob a responsabilidade do "muito chistoso Fortunate 
Ventura", redigido com "sadio espirito". Completou a edi-
gao o entreato "Amor na chuva", do jornalista Ernesto de 
Paula Santos, dono do pseudonimo acima (Jornal Peque
no, 2/6/1900). 

O GRINGO — Bastante "variado e digno de leitura", 
apareceu esse livrinho dedicado as noites de Santo Anto
nio, Sao Joao e Sao Pedro, organizado por Gregorio Ge-
roncio. Foi vendido o exemplar a 500 reis (Jornal Pequeno, 
11/6/1900). 

O ENGROSSO — Editado pelo Panteon das Artes, de 
Nogueira Irmaos, teve como responsavel o Dr. Felix Xim-

(1) Pa ra Alfredo de Carvalho, a vlda d'O Album terminara com o 
primeiro numero de 1902. 
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pirra, conhecido "doutor em galhofeira". Considerado um 
dos melhores livros de sortes do ano (Jornal do Recife, 
12/6/1900) . 

O OLHO — Periodico popular — Surgiu datado de 16/17 
de junho de 1900, formato de 30x22, com quat ro paginas de 
tres colunas. Impresso na Tipografia de Afonso Regueira & 
Cia., a rua de Sao Francisco (atual Siqueira Campos) n° 
2-F, onde funcionava a redacao, achava-se esta a cargo de 
Fortunato Ventura e Juca Vergueiro, pseudonimos, respec-
t ivamente, de Ernesto de Paula Santos e Jose Bento Ribei-
ro. Numero avulso — $100. 

Constava do artigo de apresentacao: "Gracejador e sem 
ofensas, malicioso sem desbragamentos, O Olho derrama o 
nectar de sua verve nas tacas de bacara de um banquete 
burgues, num brinde ao belo sexo, como dulcifica e anima, 
com a mesma prodigalidade, expansivo e galhofeiro, a cris-
talaria modestissima do beco do Galo, do quadro da Manue-
la ou da Aldeia do 14". 

Foram materias principals da edicao de estreia: "Vista 
d'Olho", por P. P. (Artur Benicio de Araujo Lima) ; "Tea-
t ro dos outros", por Juca Vergueiro, e a "Croniqueta", de 
Planchet, alem dos versos humoristicos, de intenso sabor, 
do primeiro dos redatores (Bib. Pub. Est .) . 

So chegou ao terceiro numero, que saiu no dia 2 dc 
julho (1) . 

O CARROUSEL — Novo livro de sortes dedicado as 
festivas noites juninas, foi redigido por Um Boemio Apo-
sentado (Jornal Pequeno, 21/6/1900) . 

A SALOIA — Bern organizado livro de sortes, esteve a 
cargo "do impagavel Raul Pinglot, cuja verve e inesgota-
vel". Alem "de trazer assuntos escolhidos", apresentou 
"poesias e contos dos melhores dos nossos rapazes" (Jornal 
Pequeno, 21/6/1900) . 

(1) Nao foram encontradoa comprovantes dos ns. 2 e 3, registados 
nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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THEREZA DINIZ — "Homenagem de suas alunas na 
noite de seu concerto", circulou essa polianteia no dia 22 
de junho de 1900, formato de 31x22, com quatro paginas 
nitidamente impressas em papel de qualidade, trabalho 
grafico da empresa do Commercio de Pernambuco. Toda a 
materia cingiu-se ao evento, com retrato da renomada pia-
nista, ao lado de artigos de Carlos Porto Carreiro e Gaspar 
Regueira. Seguiram-se saudagoes, em prosa e verso, assi-
nadas, entre outros, por Teotonio Freire, Artur Muniz, 
Faria Neves Sobrinho, Manuel Arao, J . B. Regueira Costa, 
Joaquim Barbosa, Augusto de Carvalho, Hermenegildo da 
Silva Sena, Jose Roque e Nilo Camara (Bib. Pub. Est.). 

O INFANTIL — Circulou no dia 24 de junho de 1900, 
tendo como redatores . . . "diversos", para vender-se a 100 
reis o exemplar. Formato de 20x16 com apenas quatro pagi
nas . 

Lia-se, no seu resumido artigo de apresentagao: "O 
Infantil, leitores, vem nutrido de forte imparcialidade e 
grande justiga, falar-vos de alguns fatos ocorridos entre os 
interessantes artistas da Companhia Infantil (que agora 
nos proporciona algumas horas de delicias no suntuoso Tea-
tro Santa Isabel) e o snr. Umbelino Dias, empresario da 
mesma, que traz sempre afivelada no rosto a mascara ne-
gra do cinismo". 

Sua materia constou de notas ligeiras da redagao, a par 
de versinhos, assinadas por Tenorio, Galgo e Cabido, predo-
minando o assunto do programa estabelecido. Trabalho 
grafico pouco recomendavel (Bib. Pub. Est.). 

Embora nao restem outros comprovantes, prolongou-se 
a existencia d'O Infantil ate, pelo menos, o n° 4, consoante 
noticia do Jornal do Recife de 29 de julho de 1900. 

O LABARO — Orgao Literario, Critico e Noticioso — 
Formato pequeno, de 21x16, com quatro paginas, saiu o pri-
meiro numero a 14 de julho de 1900, redigido por Luiz de 
Mascarenhas e Jose Emilio. Empunhando a "alavanca do 
trabalho", saberia, segundo o artiguete de apresentagao, 
"manter-se firme no cumprimento de sua missao", assim 
concluindo: "Se cair, tera entao a desculpa-lo a consciencia 
dos fortes e dos abnegados". 
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Jornal serio, divulgou poesia de Alberto Barreto, con-
t inho de Luiz Mascarenhas e iniciou um romance em fo-
lhetim, afora comentarios, noticiario ligeiro e u m a quadra 
de Gyp. Trabalho material de Afonso Regueira & Cia., com 
tipografia a rua de Sao Francisco, n° 2-F (Bib. Pub. Est.). 

O n° 2 d'O Labaro teve seu aparecimento noticiado pelo 
Jornal Pequeno, de 11 de agosto. 

O PREGO — Jornal humoristico e critico — O n° 1 
saiu no dia 21 de julho de 1900, formato de 31x22, com 
quatro paginas de tres colunas, tendo como redatores: Fra 
Diavolo, Bananeira, Bastiao e Cabaceira Gomes. Numero 
avulso — $100. 

Com mais algumas palavras de preambulo, assim con-
cluiu o artigo de aber tura : "...o meu fim e simplesmente a 
troga, porem troga que nao ofenda, que nao incomode a 
quern quer que seja. Muitos nas minhas condigoes tern apa-
recido, muitos procuram ter uma longa vida, porem desa-
parecem sem que t enham conseguido o seu desideratum. 
O Carrousel, O Infantil, O Mattia e, u l t imamente , O Olho, 
tern surgido e azulado em pouco tempo, mas O Prego, que 
vem depois d'O Olho, tera com certeza a vida longa e mui-
to longa". 

"Sem querer esposar a politica, contudo nao deixarei 
de dar umas pregadas em quern merecer. E agora prote-
jam-me, que estarei na mao de todos aqueles que quiserem 
gastar cem reis. fiste e o meu programa e dele nao nos 
ar redaremos" . 

Alem do pessoal mencionado, inseriu colaboragao, as 
vezes era l inguagem apimentada, de A. Cunha Carvalho, 
Gregorio Neto (pseudonimo de Jose de Castro) , Gravata 
Azul, Tome Ega e Pipoca (Bib. Pub. Est.). 

A publicagao continuou, chegando ao n° 4 a 11 de agosto, 
como consta do noticiario do Diario de Pernambuco. 

BOLETIM DIOCESANO — 6rgao oficial da Diocese, 
com sede no palacio da Soledade, apareceu em julho de 
1900, formato de 23x15, com 24 paginas de coluna l a rga . 
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Trabalho grafico da oficina d'A Provincia. Redatores — 
Monsenhor Jose de Oliveira Lopes, padre Zeferino Veloso e 
padre Hermeto Pinheiro. 

Em longo artigo-programa, a Redacao fez, inicialmen-
te, um estudo sobre a "maravilhosa invencao de Guttenberg", 
comparando os beneficios e os maleficios da boa e da ma im-
prensa, para frisar: "Nao, a imprensa impia nao e hoje so-
mente um perigo para a religiao e para a moral: ela e o mais 
terrivel ariete com que se t rabalha para abalar as bases fun
damentals em que se apoia toda a ordem social". 

Concluiu fazendo um apelo pro-aquisicao de assinatu-
ras e saudando os colegas da imprensa catolica. 

Divulgava, mensalmente, materia oficial, doutrina, li-
turgia, mensagens, cartas pastorais, enciclicas, relatorios, 
noticiario especifico, movimento do obolo diocesano e raras 
poesias. O numero de paginas variou entre 16 e 32. 

Encerrou sua existencia com o n° 12, de junho de 1901, 
formando um volume encadernado de 236 paginas (Colec. 
Fern. Pio). 

SALVE 26 DE JULHO DE 1900 — Polianteia em ho-
menagem ao Monsenhor Olimpio de Campos, presidente do 
Estado de Sergipe, cujo retrato figurou na primeira pagi-
na, numa litogravura de A. V. Cruz. Motivou a publicacao 
— impressa no Atelier Miranda, em rico papel, formato de 
32x22 — o transcurso, na data que serviu de titulo, do ani-
versario natalicio do homenageado, que foi saudado em 
artigos, biograficos ou nao, assinados por F. Nobre de La-
cerda, I . L . , Silva Marques e Antonio Ferreira da Silva 
(Bib. Pub. Est .) . 

O MARTELLO — Surgiu a 1° (1) de agosto de 1900, 
formato de 31x22, com quatro paginas de tres colunas, obe-
decendo ao seguinte Expediente: "Sai uma vez por semana. 
Redacao: "La em casa". Redatores: Droba, Frita, Ze, Job, 
Mandu e Eu". 

(1) Nao no dia 3, como esta nos "Anais", de Alfredo de Carvalho. 
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"Manias" foi o t i tulo do artigo de apresentagao. 
Ocupou-se do jornalismo humoristico, que dera em mania , 
com orgaos de vida cur ta , ate chegar O Martello, dest inan-
do-sc este a bater n 'O Prego. 

Nao fugiu a regra a nova folha, cujo segundo numero, 
o ult imo, circulou no dia 11. Sua mater ia constituiu-se 
de prosa e verso, onde imperavam a ironia, a critica, o hu
mor e a malicia. Eu era o responsavel pela segao principal, 
sob o titulo "Marte lando" (Bib. Pub. Est . ) . 

O ORPHAO — Orgao do Colegio Orfanologico Sao Joa-
quim (1) — Publicou-se o n° 1 no dia 19 de agosto de 1900, 
formato de 26x17, com quat ro paginas de duas colunas . 
Impressao da Tipografia Santo Albino, per tencente a insti-
tuigao. Redatores — Alfredo Gentil de Carvalho, Pedro Gal-
dino Ivo da Silva e Alfredo Montenegro de Mesquita. 

" . . . j u v e n i l interprete de urn estabelecimento de cari-
dade", surgiu na da ta do seu terceiro aniversario, pedindo 
desculpas, em artigo sucinto, pelas faltas e lacunas. 

Divulgou noticiario do Colegio, continhos, humor ismo 
e deu comeco, em folhetim, ao romance "O naufragio", de 
A. de Amicis, fadado a nao chegar ao fim. 

O n° 2 saiu a 30 de setembro; o n° 3 no dia 28 de outu-
bro, para findar com o n° 4, de 9 de dezembro. fiste ul t imo, 
em formato quase duplicado (43x30), a t res colunas de 18 
ciceros, inseriu, nas suas quatro paginas, prolixa mater ia a 
respeito do Colegio e da Santa Casa de Misericordia; poema 
de Jose Antonio de Almeida Cunha, que t ambem subscre-
veu o Hino da instituigao, e artigos do diretor Gaur ino G . 
A. da Silva e de S. Regis. Como novidade, exibiu, n a qua r t a 
pagina, um "ensaio zincografico", representado por figura 
de homem em meio corpo (Arq. Pub. Est . ) . 

A MATRACA — Apareceu no dia 23 de agosto de 1900, 
redigido por Antonio Bazilio, Julio Paz, Pedro Pacheco e 

(1) O Col6gio Orfanologico achava-se instalado na rua Visconde de 
Albuquerque, n? 95. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 4 7 3 

Oscar Cavalcanti, com redagao instalada a rua Oitenta e 
Nove (antiga e atual Imperial) n° 59. Formato de 18x13 e 
quatro paginas. 

O editorial de apresentacao saudou o "publico em ge-
ral", pedindo desculpas pelas suas "enfraquecidas e debeis 
frases". Inseriu artigo de Filarete Charles, sobre "A Im-
prensa"; conto de A. Bazilio; "Cancioneiro do povo"; noti-
cias, anedotas e meia pagina de anuncios (Bib. Pub. Est.). 

O TRAQUINAS — Orgao da Cascabulhada — Publi-
cou-se o n° 1 a 25 de agosto de 1900, formato de 22x16, com 
quatro paginas. Redatores — Dudu, Chico, Timpirra e 
Bumba. Pre<jo do exemplar — 100 r§is. 

Entrando na "est6ril arena da imprensa trocista per-
nambucana", vinha disposto a dar "pernadas a torto e a 
direito". 

Sua materia constituiu-se de notas satirico-humoristi-
cas (1) e versinhos amenos e jocosos. 

O Traquinas prometera sair semanalmente, mas ficou 
mesmo na edigao de estreia (Bib. Pub. Est.). 

O FLAVIANO (1 A) — Edicao especial, saiu a lume 
no dia 4 de maio de 1900, formato minimo, com quatro 
paginas, impressa na tipografia do Jornal do Recife. Cons-
taram da primeira os dizeres: "Saudagao ao faustoso ani-
versario de Flaviano Martins", seguindo-se editorialzinho 
sobre a personalidade do "genial violonista", assinado por 
Sousa, Ezequiel, Severino, Lidio e Martins, completando a 
edigao ligeiras saudacoes de outros admiradores (Arq. Pub. 
Est.). 

A PROPAGANDA — Orgao da Associacao dos Empre-
gados no Comercio de Pernambuco — Surgiu, para publi-
car-se semanalmente, a 23 de setembro de 1900, formato gran-

(1) Na ses&o "Dlzem por ai q u e . . . " , lia-se: "Atrizes da ex-"Infantil" 
projetara um grande concerto, no qual exibir-se-a, com seu piston, o 
maestro Mario Melo". 

(1 A) Esta registado, nos 'Anais", com o titulo Flaviano Martins. 
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de, a cinco colunas. Com redagao a Rua Nova, n° 46, 1° 
andar, adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano — 
10$000 para a capital e 12$000 para o interior e Estados; 
semestre — 6$000 para a capital e 7S000 para o interior e 
Estados; trimestre — 3$500 e 4$500, respectivamente; nume-
ro avulso — $200. Redatores: Braulio da Cunha, Manuel 
Duarte e Francisco dos Santos Moreira, este tambem na 
fungao de gerente, que, no n° 6, transferiu a Abel Guedes 
Pereira. 

Lia-se no editorial de apresentacao, entre outros con-
ceitos: "A Propaganda, acerando armas nessa incruenta 
pugna do jornalismo, desfralda a sua bandeira, cujo lema e 
este: — Dieu et mon droit". 

"Agindo longe das paixoes partidarias e religiosas, o seu 
fim e unicamente servir de baluarte e de escola aos que 
precisam, entre os de sua classe, de defesa e de instrucao. 
E nisto, nestas ultimas palavras, fica o nosso programa, a 
nossa fe de oficio, que saberemos defender e manter por 
entre as tempestades sociais do nosso meio". 

Prestou homenagem ao socio protetor da Associagao, 
Alberto Dias Fernandes, estampando-lhe o retrato, a craion 
(autoria de Eduardo Fonseca), seguido do respectivo pane-
girico. Abriu a pagina a "Cronica", de Caitano d'Almeida 
Andrade, que se tornou permanente, divulgando ele tam
bem, constantes poesias. 

Farto de variada materia, sendo a quarta pagina de 
anuncios, a par do inevitavel artigo de fundo, regular no-
ticiario, atos oficiais da Associagao, "Passatempo" (chara-
das), a cargo de Amador, e o folhetim "A princesa da 
Harpa de Ouro", tradugao de Juca Vergueiro (pseudonimo 
de Jose Bento Ribeiro), manteve segoes de comentarios, 
como as "Semanais", por Alexis (assim oculto Manuel 
Duarte), tambem encontradigo, concomitantemente, com o 
proprio nome ou as iniciais, em artigos e poesias; "Rabis-
cando", de Rubens; "Instantaneos", por Durval, e outras, 
de curta duragao, afora a colaboragao esparsa de Artur Be-
nicio de Araujo Lima, igualmente assinando-se Pio Piparo-
te; Targino Filho, Joao de Deus, Demo de Morais, que era 
o humorista Jose Monteiro; Paulo de Arruda, Mendes Mar-
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tins, Mario Pinto de Sousa, Lulu Pelintra (travesti de Euri
co Vitruvio), Mario Rodrigues (prosa e verso), Carlos Gal-
vao, Eugenio de Sa Pereira, que depois criou a secao "Ne-
vadas", com o pseudonimo Domingos Dias Santos; Fausto 
Cunha; Antonio Valenga e Antovale; C. G. de S., etc., que 
se revesavam ou logo desapareciam. A principio, houve uma 
"Coluna do Gremio Caixeiral Portugues Tomaz Ribeiro". 
Com a assinatura de C. C, permaneceu a coluna "Escritu-
ragao Mercantil". 

Comemorando o 14° aniversario da Associagao, a edi-
gao de 28 de dezembro saiu com oito paginas, repletas de 
materia alusiva ao evento, ilustrada a primeira por artistica 
alegoria (craion de Crispim Amaral) em litogravura, ao 
passo que, na ultima, circulada de vinhetas, se divulgava o 
corpo diretor do orgao da classe. 

A primeira edigao de 1901 — n° 14 — publicou-se a 7 
de Janeiro, acompanhando-a um almanaque editado pela 
Imprensa Industrial, situada a rua do Bom Jesus ns. 34/36, 
em cuja tipografia era confeccionado o periodico. 

O corpo redacional foi alterado a 21 de Janeiro, com a 
saida de Santos Moreira, logo substituido pelo cronista 
Caitano de Andrade, e a 22 de fevereiro, despedia-se outro 
redator: Braulio da Cunha, vaga que so no mes de agosto 
foi preenchida por Cleto da Costa Campelo. 

Ao lado das seguidas "Cartas portuguesas", com a as
sinatura de S. A., apareceram, ja em abril, as "Cartas do 
Rio", de A. F. Seguiram-se: "Minha segao" e "Flauteando", 
a primeira em prosa, focalizando assuntos musicais, e a se-
gunda em versos, assinadas, ambas, por Paulo Paraguassu 
(pseudonimo de Laiete Leraos); "Tragos e trogas", por M. 
de O.; "Rabiscos", por E. C ; "Cartas rurais", por Math; 
"O Recife por dentro", por A. A. e Demetrio Rocha; "Miga-
lhas", a cargo de Moacir; "Cartas do Cariri", em versos, por 
Josefino Lima de Aguiar, e "O Recife por fora", por Calixto. 
Quando, a 15 de julho, Caitano de Andrade retirava o seu 
nome da "Cronica", entrou a assina-la Falstaff. 

A 26 de agosto, passou A Propaganda a ser impressa no 
Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, n° 18/22, acrescen-
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tando ao cabegalho: "Comercio, Agricultura, Lavoura e In
dus t r i a l e ocupou-se, algures, desses temas, sem prejudicar, 
porem, a principal tarefa de propagar e defender a Asso-
ciagao dos Empregados no Comercio. Ja nos ultimos meses 
de sua existencia, admitiu a colaboragao de Fernando Griz. 

Nao foi isenta de dificuldades a existencia do jornal, 
cujos redatores, principalmente Manuel Duarte, enfrenta-
ram incompreensoes, despeito e a acusagao de o estarem 
afastando dos seus objetivos, o que foi devidamente con-
testado. Nao viveu mais do que um ano. A diretoria da As-
sociacao decretou-lhe a morte, o que ocorreu com o n° 49, 
de 16 de setembro de 1901, nao sem uma nota de protesto 
conjunto dos redatores Manuel Duarte, Caitano d'Andrade 
e Cleto Campelo, abrindo a primeira pagina. 

Alexis, na sua cronica semanal — a unica mantida 
desde o primeiro numero — escreveu desolado: "Chegou a 
vez deste modesto periodico e ei-lo que amanha ja tera vol-
vido ao nada das coisas terrenas, impassiveis na morte, glo-
riosas no tumulo. fi a lei" (Arq. Pub. Est.). 

24 DE SETEMBRO — Polianteia publicada na data do 
titulo, em 1900, foi impressa em papel couche, formato de 
32x22, com quatro paginas. A primeira exibiu expressivo re-
trato a craion (autoria de Rodolfo Lima e trabalho litogra-
fico de J. Carvalho), com a legenda: "Gloria ao mestre Dr. 
Carlos Porto Carreiro", envolvendo-o as datas: "1865 — 24 
de Setembro — 1900"; "1882 — Instituto 19 de Abril"; "1895 
— Sociedade Literaria 19 de Abril". Constou, o texto, de 
saudagoes, era prosa e verso, ao homenageado, pela data 
do seu aniversario natalicio, assinadas por Benjamin Lins, 
Pacifico L. Siqueira, Manuel Marques, Cleomenes Filho, 
Joao C. Gaspar, Mario de Brito Bastos, Jose de Barros Lima 
e outros (Bib. Pub. Est.). 

O TRABALHO — Orgao da Sociedade Literaria Diogo 
Velho (fundada pelos alunos do Liceu de Artes e Oficios) — 
Entrou em circulagao a 3 de outubro de 1900, formato de 
27x18, com quatro paginas de tres colunas, impresso na 
oficina do Jornal do Recife, a rua do Imperador, n° 47. 
Redator-chefe — Mario Rodrigues; redatores — Olimpio 
Fernandes, Alfredo Seixas, Alexandre Mota, Joao da Silveira 
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e Clementino Cerqueira. Publicagao mensal, assinava-se a 
1$000 por trimestre. 

Abriu a edigao nitido retrato, a craion, do estadista 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, seguido, abaixo, da 
respectiva biografia, que terminou na segunda pagina. Ai 
localizou-se o editorial de apresentacao, onde se lia, inicial-
mente: 

"Este pequenito periodico, que surge hoje no campo da 
Imprensa pernambucana, sob a diregao duma modesta 
pleiade de incansaveis jovens, que esquecem as travessuras 
peculiares as suas idades" . . . "destina-se a coadjuvar o de-
senvolvimento literario neste Estado e o progresso da so-
ciedade de que e orgao; pugnar pela majestosa causa da 
mesma e render o devido preito de homenagem a memoria 
do invicto brasileiro, cujo laureado nome serve a ela de 
titulo". 

Circulando com regularidade, o corpo redacional sofreu 
constantes modificagoes, a saber: logo no n° 3, Fausto Cunha 
substituia Alfredo Seixas; no n° 2, ano II, juntavam-se estes 
dois nomes a Olimpio Fernandes e mais os novos: Jose Cesar 
Brasil e Manuel Alves do Nascimento, assumindo a chefia 
Caitano Galhardo; este cargo foi exercido, depois, por Olim
pio Fernandes, Fausto Cunha e Felisberto dos Santos Perei-
ra. De substituigao em substituigao, foram outros redatores: 
Alcibiades Buarque de Lima, Manuel Campelo e Ulisses Neri 
Cesar de Melo. 

Aumentou, entao, o formato para 30x21, adotando duas 
colunas largas. Saiu com oito paginas desde o n° 9, redu-
zindo-as, novamente, para quatro nas duas edigoes do fim. 
Os ultimos cinco numeros imprimiram-se na oficina do Ate
lier Miranda, a rua Duque de Caxias, n° 37. A redagao, a 
principio localizada na residencia do jornalista Mario Ro-
drigues, depois passando para o edificio do Liceu, terminou 
na rua Vidal de Negreiros, n° 130. 

Foram edigoes comemorativas: n° 6 — 1 de junho de 
1901 — segundo aniversario do falecimento de Diogo Velho; 
n° 7 — 8 de julho — primeiro aniversario da fundagao da 
Sociedade Literaria; n° 1, ano III — falecimento do associado 
e colaborador Alberto Veloso da Silveira Rocha. 
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Afora a produgao constante dos elementos da redagao, 
O Trabalho, que foi, mais do que tudo, orgao literario, aqui 
e acola abordando temas sociais, teve a colaboragao, era pro-
sa e verso, de outros dioguistas ou de elementos estranhos a 
Sociedade, a saber: Carmelitana de Andrade, Eusebio de 
Sousa, Marcelino dos Santos, Demetrio Martinho, Joao 
Manuel da Silveira, Epifania de Assis, Jose Rodrigues dos 
Anjos, Elisa Laura de Almeida Cunha, Jose de Barros Lima, 
Pedro Mendes da Costa, Jose Gomes de Matos e Silva, Paci-
fico L. Siqueira, Eduardo de Carvalho, Fernando Griz, Cor
delia Silva (pseudonimo de Julio Pires Ferreira), Isaura 
Leal, Pietro Alghero, Batuel Peixoto, Artur Bahia, Jose de 
Morais Vieira da Cunha, Julio Ortigao, etc. 

Publicaram-se, ao todo, 3 edigoes no primeiro ano e 12 
no segundo, terminando com o n° 1, ano III, de 31 de Janeiro 
de 1902 (1) (Arq. Pub. Est.). 

AS COISA DO TABARfiO — Foia dadera das nuticas 
arrispitivo os negocos da capita — Toda redigida em lingua-
gem caganje, com quatro paginas, a quatro colunas de com-
posigao, formato de 37x27, circulou na "premera dominga da 
premera luma xea d'oitubro de 1900", localizada a redagao 
na "Vila da Jandiroba, friguizia de Noga Siora das Angusta". 

Do cabegalho constavam as seguinte indicagoes: "Iscre-
vedo gera: Curune Ze Cangaia, prupietaro do Ingenho Treis 
Mueda". "Fazedo da foia: Nho Bastiao dos Coigos, buticaro 
da friguizia — "A torgrafia e taliqua a purnunga" — "Pi-
dimo a vogas merces pra num leva in conta os erro da Gra-
matia, apois neste travia de Gazeta, a gente agora e que vai 
si faze-se". 

No Expediente: "Sinatura pru meiz dentro, pataca e 
meia e mai um jintem, e pru fora, duas pataca e trei jin-
tem. Numbro ispaiado — um mica". 

O curioso orgao inseriu copiosa materia, em prosa e ver
so, empregando titulos assim: "Ao pegoa praciano" (artigo-
programa); "Cuprimentagao" (versos de saudagao a im-

(1) No registo dos "Anais", fala-se, apenas, do n° 1 d'O Trabalho. 
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prensa da capital ; "Nutigas do Fialete" (telegramas humo-
risticos); "Talifone", "Cuxixos", "Sirvigo Uficia", "Punica-
cao" e "Anuncos" . Ate a pagina dos anuncios foi redigida 
em cagange (Bib. Pub. Est.). 

Apesar da ausencia de outros comprovantes, publica-
ram-se, ao todo, cinco numeros d'As Coisa do Tabareo, o ul
t imo dos quais "na lua xea de novembro", cujo aparecimen-
to foi noticiado pelo Jorna l do Recife, edigao do dia 13. 

A PRIMAVERA — "O n° 1 saiu a 18 de outubro e o 
n° 2 (ultimo) a 1 de dezembro. Redatores: Graciliano Au-
gusto, U. Ribeiro e J. Silveira" ("Anais") . 

O GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA EM PER
NAMBUCO — Polianteia comemorativa de sua fundacao, 
apareceu em formato de 31x22, com doze paginas, em papel 
couche, inclusive a capa. Nesta viam-se as a rmas do Brasil 
e de Portugal e as da tas : 1850 e 3 de novembro de 1900. 

Confeccionou-se na Imprensa Industr ial , de Neri da Fon-
seca & Cia., instalada a rua do Bom Jesus, 34/36. Suas pagi
nas inseriram produgoes, sobre o evento, de A. de Sousa 
Pinto, Alcedo Marrocos, Osvaldo Machado, J. A. de Almeida 
Cunha, Frederico A. P. Pinto, Olimpio Galvao, Artur Muniz, 
Machado Dias, Barbosa Viana, Gastao Diniz, Eduardo de Al
meida, Carmo Luzo, M. Rozendo e T. Dias, alem de referen-
cias de diferentes personalidades (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. 
Est .) . 

JESUS REDEMPTOR — Numero unico, circulou a 4 de 
novembro de 1900, ao ensejo da grande romaria dessa data , 
em homenagem a Cristo Redentor. Impresso em papel couche, 
formato de 32x22, apresentou-se com quat ro paginas, figu-
rando n a primeira u m desenho de es tandar te com a efigie 
de Cristo. Constou a mater ia de circunstanciado noticiario, 
art igo de Afonso Lucio e t r a n s c r i b e s da imprensa diaria a 
respeito do acontecimento. Prego do exemplar — 200 reis . 
(Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

O LYCfiU DE ARTES E OFFICIOS — 6rgao comemora-
tivo do 59° aniversario da Sociedade dos Artistas Mecanicos 
e Liberals e 19° do Liceu de Artes e Oficios, a seu cargo, cir-
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culou a 25 de novembro de 1900. Numero unico, impresso n a 
t ipografia do Commercio de Pernambuco , em papel couche, 
apresentou-se com oito paginas , formato de 33x23 a duas 
colunas largas de composigao. Cirilo S. Sant iago escreveu o 
editorial sobre a da ta , seguindo-se produgoes de Mamede dos 
Reis, Barbosa Viana, Olimpio Galvao, Manuel Joaquim de 
S a n t a n a Castro (presidente da Sociedade), Joao Ezequiel, 
Augusto Vanderlei, Julio Barjona e outros, a lem de noticia-
rio (Arq. Pub. Es t . ) . 

INDICADOR PERNAMBUCANO — Revista de Reclamo 
Ilustrada — F u n d a d a a 4 de dezembro de 1900, publicou-se 
o n° 3 no dia 22, formato grande, com qua t ro paginas . Pro-
priedade de D. Monesilho & Cia., t i n h a redagao e adminis-
t ragao n a r u a do Comercio (a tua l praga Rio Branco) n° 18, 
1° andar , achando-se o t r aba lho grafico a cargo do Atelier 
Miranda. As paginas e ram const i tuidas de cliches de aniincios 
coletivos, em l i togravura. E m meio aos reclamos comerciais, 
figurou, no cent ro da pagina in terna , con j un t a , expressivo 
re t r a to do Governador Antonio Gongalves Ferreira , desenho 
de Eduardo Fonseca (Bib. Pub. Est.). 

Circularam mais seis edigoes, segundo a relagao de Alfre
do de Carvalho, de 1 de Janeiro a 6 de fevereiro de 1901. 

O PAU — Periodico Critico e Satirico — Apareceu sem 
da ta , tendo circulado, no en tan to , a 19 de dezembro de 1900, 
formato de 27x20, com qua t ro paginas . 

Seu editorial ocupou-se do "trunfo em paus" e da ne-
cessidade de um bom pau "pa ra acabar com barulhos , pa ra 
dispersar impor tunos e pa ra qualquer servigo", t e rminando 
por dizer que ele, O Pau, era "pau p a r a toda obra". 

Divulgou mater ia ligeira, variada, sobretudo versos hu-
moristicos, assinados por Caspar Ponte d'Uchoa, Pajuaba, 
Perdinando e Preventivo (Bib. Pub. Est.). 

Morreu com o primeiro numero , porque, segundo o 
Jornal Pequeno, do dia 20, o delegado do 1° Distr i to policial 
"proibiu a vendagem deste espirituoso periodico satir ico", 
sob a alegagao de que a tacava "altos personagens politicos 
do Es t ado" . 
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RECREIO INFANTIL — Jornalz inho manuscr i to , da es-
cola pr imar ia do professor Amaro Epifanio de Vasconcelos, 
circulou no ano de 1900, sendo Samuel Campelo u m dos 
seus redatores (Ref. de Aurino Maciel, em discurso n a Aca-
demia Pe rnambucana de Letras, novembro de 1941). 

THE PERNAMBUCO MACPIE — Jornal manuscr i to , 
i lustrado com desenhos e car ica turas , confeccionado pelos 
"ingleses de Apipucos", publicou-se no ano de 1900. De feigao 
humorist ica, inseriu as segoes "Editorial", "Telegrama", "Our 
novel", "Sport ing Bits", "Pras t ime" e "Educat ional column". 
Um anuncio ficticio do "London & Caxanga Bank". Uma 
critica ao m a u servigo do Correio brasileiro: "Dear Effie, your 
letter da ted May 1887 only reached me yesterday" (1900) . 
Toda a mater ia impregnada do chamado humor britanico 
(Notas colhidas em art igo de Gilberto Freyre, na edigao de 
15/2/1970, do Diario de Pernambuco, sobre o exemplar, unico, 
que possui no seu arquivo) . 
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BORGES, Ju l io — 332. 
B O R G E S . Mar ia Ju l i a — 326 
BORGES, Olimpio de Seixas — 106, 107, 108, 181, 193, 324. 
B O T E L H O . Faus to — 402. 
BOTELHO, Francisco Lima — 454. 
B O T E L H O , Joao — 400. 
BOTELHO, P e d r o ( Joaqu im Velez) — 280, 290, 353, 365. 367. 
BOUILLON, Silvio — 313. 
BOULITREAU, Francisco Ped ro — 163. 239, 301 318, 357, 375, 400, 443. 
BRAGA. Custodio — 363. 
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B R A G A , Gongalves — 156. 
B R A G A , ( J o a q u i m ) Teofilo (Fe rnandes ) — 86, 143, 233. 
B R A G A , Jose de L i m a — 348. 
B R A G A , J o s e Ribe i ro da Fonseca — 83 
B R A G A , (Jose Roxo de) A l m e i d a — 345, 347, 348, 355, 369. 
B R A G A , Jose Vie i ra — 241. 
B R A G A , M a n u e l Cr i sos tomo da S i lva — 87. 
B R A G A , M. J . — 203. 
B R A G A . R. M. — 414. 
B R A N C O , Arconc io — 379. 
B R A N D A O (da R o c h a ) . Oscar — 111, 423. 
B R A N D A O , F ranc i sco Soa re s d e CarvaLho — 445 
B R A N D A O , Joce l in — 193. 
B R A S I L , Agr ic io (Gongalves da Si lva) — 427. 
B R A S I L , Jo se Cesar — 477. 
B R A S I L , P e d r o — 362. 
BRAZ, Apr ig io — 127. 
B R l G I D O (dos Santos) J u n i o r , Joao — 133, 150. 
B R i G I D O . Virgi l io — 63, 79, 90. 
B R I T O ( A r a u j o ) . (Jose) P a u l i n o de — 213, 222. 
BRITO. D u r v a l de — 445, 454. 
BRITO, Eur ico de Ca ldas — 164, 192, 213, 228. 
BRITO, Franc i sco (Toscano de) — 463, 465. 
BRITO, G. A . de — 365. 
B R I T O I N G L E S . ( Jo rge A u g u s t o Ribe i ro de) — 227. 
BRITO, (Joao) R ibe i ro de — 116, 351. 
B.RITO ( R a i m u n d o de) F a r i a s — 131, 133, 149, 182. 
BRITO, Teoton io C. de — 419, 420. 
R R U N O (de Ol ive i ra F i r m o ) , A n i b a l — 320. 
B U A R Q U E , A . — 240. 
B U A R Q U E , Cr i sp in iano — 125, 238. 
B U A R Q U E de Macedo. (Jose) Fel ic io — 173, 174, 211, 240, 263, 264, 279. 

298. 309, 322, 326, 359. 
B U A R Q U E de Macedo, M a n u e l — 446, 462. 
B U R I T I T e n e n t e Ga ld ino — 421. 
B U R L A M A Q U I (de Sousa M a r t i n s ) , N e w t o n — 401, 402. 
B U R L A M A Q U I , M a n u e l — 440. 

C A B R A L , Joao C. de Melo — 260. 
C A B R A L , J o a q u i m da Si lva — 403. 
C A B R A L , J . V . d e Sousa — 65 . 
C A B R A L . Sa lus t i ano Dias — 426. 
CAHU, (Ped ro Hipol i to de) Melo — 419. 
C A L A D O , P e d r o (Eloi P e r e i r a ) — 445. 
C A L A Z A N S , J o a q u i m — 150. 
C A L L . H . M. — 368. 
C A L M O N (Moniz de B i t t e n c o u r t ) , P e d r o — 320. 
C A M A R A , Alcides — 408. 409. 
CAMARA, Al ice — 448. 
CAMARA, Augus to (Leopoldo Raposo) da — 79. 
C A M A R A , Elisa — 413. 
C A M A R A , (Joao) Lande l i no (Dorne las ) — 42, 109. 150, 153, 163, 186, 445. 
CAMARA, J o a o Lindoso — 361. 
CAMARA, Jose Lucas Soares Raposo da — 360, 361, 373. 374. 
C A M A R A Jun io r , Marco l ino Dorne la s — 32, 38, 65. 
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C A M A R A ( L i m a ) . (F ranc i sco) F a e l a n t e d a — 98, 99, 109, 123, 130, 143, 149; 
171, 175, 182, 200, 201, 203, 204. 225; 276; 278; 291; 320; 356; 372. 

C A M A R A . Nilo (Dorne las ) — 439, 469. 
C A M A R A , Ol ivio (Dorne las ) — 454. 
C A M A R G O , Ade l i a — 164. 
C A M A R G O , F i g u e i r e d o — 90. 
C A M B O I M (de M . Vasconce los ) , Nata l ic io — 341, 350. 
C A M E R I N O S o b r i n h o — 133, 190. 200. 
C A M O E S , Luiz (Vaz) d e — 91 . 
C A M P E L O , Adolfo — 189. 
C A M P E L O , Cle to da Costa — 475, 476. 
C A M P E L O , (Franc i sco) B a r r e t o . (Rodr igues ) — 320. 
C A M P E L O . Jose (Rodr igues C a r n e i r o ) — 445. 
C A M P E L O , M a n u e l — 477. 
C A M P E L O , (Manue l ) Ne to (Carne i ro ) — 163, 291, 320, 402. 
C A M P E L O , S a m u e l (Rodr igues Ca rne i ro ) — 481. 
C A M P 6 N I O . A n t o n i o d e Sousa — 408, 409. 
C A M P O S , Alf redo — 287. 
C A M P O S , A r m i n d o — 368. 
C A M P O S , Jo se H e n r i q u e — 413. 
C A M P O S , M o n s e n h o r J o a q u i m P i n t o de — 445. 
C A M P O S , M o n s e n h o r Ol impio de — 471. 
C A M P O S , P a d r e Bat i s ta — 148. 
C A M P O S Sales . ( M a n u e l F e r r a z de) — 117. 
C A M P O S , Si lvio — 428 
C A N E C A , F re i J o a q u i m do A m o r Div ino — 304, 309, 444. 
C A N E C A , Virg i l io ("B.acelar) — 316. 
C A P I S T R A N O (de Sousa R ibe i ro ) , J o a o — 246. 
C A R D I M . J o s e da M a t a — 253. 
C A R D O S O Aires , Bispo F ranc i sco — 445. 
C A R D O S O (de O l i v e i r a ) . Virg i l io — 228, 256. 
C A R D O S O , F a u s t o (de A g u i a r ) — 150. 
C A R D O S O , J o a o — 233, 234, 241. 
C A R D O S O , Ti to — 192. 
C A R D O S O , Zefer ino — 323. 
CARIRI , A n d r e — 436. 
C A R L O S , A . — 248 
C A R L O S (da Costa Ribe i ro) J u n i o r . Jo se — 97. 
C A R M E L I T A , M a r i a — 208. 
C A R M E N , Ste la — 295. 
C A R N E I R O , B e l a r m i n o — 100. 
C A R N E I R O da C u n h a An ton io de S ique i r a — 318, 441. 
C A R N E I R O da C u n h a , Jose M a r i a n o — 68, 77. 102. 120. 127. 135. 138: 174, 

176. 198. 199. 210, 214, 231, 252, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 286, 294, 297, 
298, 316, 317, 445, 452 

C A R N E I R O da C u n h a J u n i o r — 420. 
C A R N E I R O (da C u n h a ) , S i zenando — 161. 
C A R N E I R O Leao, J . P a u l o — 216. 
C A R N E I R O Leao . L a u r i n d o (Aris to te les) — 53. 320. 402. 419. 
C A R N E I R O , Lev i ( F e r n a n d e s ) — 320. 
C A R N E I R O (Pessoa ) , (Manue l ) X a v i e r — 294. 
C A R N O T , Sady — 381 
C A R R I L H O (da Fonseca e S i lva) , H o n o r i o — 101,238,279,360,376,383,385,409. 
C A R R O L L , G u i l h e r m e — 121. 
C A R V A L H O , A . C u n h a — 470 
C A R V A L H O , A . da Si lva — 415. 
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CARVALHO, Aderba l de — 372. 
CARVALHO Alfredo (Alvares) de — 25, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40; 44; 46; 

48, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 66, 67. 69, 71, 75, 78, 79, 80, 82; 83. 84: 90: 91 
92. 95, 99, 100, 102, 109, 112, 121, 123; 124; 127; 128; 131; 132; 138; 139; 
142, 143, 144, 146, 148, 157, 158, 160. 161; 163; 165; 166; 167; 172; 174; 
175. 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186; 190; 194; 197; 198; 203; 206; 
207, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 220. 222, 225; 228; 229; 234, 235, 236, 
239. 241, 242, 243, 244, 246, 249, 251, 252, 255, 256, 258, 259, 263, 266, 
267, 269, 270, 271, 274, 275, 279, 280. 282; 284; 285; 288; 289; 291; 292; 
293, 294, 303. 304, 307, 308 313, 316, 328, 330, 332; 334, 335, 336, 
338, 339, 341, 342, 343, 350, 351, 853. 354; 359; 365; 370, 373, 381, 382. 
383. 384, 386, 387, 390, 391, 392, 394, 395; 396; 397, 400; 401; 404; 412; 
415, 420. 424. 429, 431, 434, 441, 444, 449, 454, 455, 458, 461, 462. 467, 
467, 468, 471, 473, 478, 480. 

CARVALHO Alfredo Gent i l de — 472. 
CARVALHO, (Antonio Fe rnandes da) Silveira — 146, 201, 261, 445. 
CARVALHO, Antonio Serapiao de — 38. 
CARVALHO, (Carlos) Levino de — 255, 436. 
CARVALHO, Constancio de — 369, 377. 
CARVALHO, Eduardo de — 54. 57, 91, 99, 100, 143, 219, 227. 444; 478 
CARVALHO, Eugenio Jose de Magalhaes — 376. 
CARVALHO, For tuna to Rafael A. de — 190. 
CARVALHO, Geroncio (Borba) de — 401, 402. 
CARVALHO, J . — 476. 
CARVALHO, Je ron imo Materno Pe re i r a de — 285. 
CARVALHO. ( Joaquim Candido da) Silveira — 249, 250; 260. 
CARVALHO, Jose Augusto Alvares de — 228, 398, 469. 
CARVALHO, Jose Fe rnandes de — 410. 
CARVALHO, Jose J o r g e L . de — 315. 
CARVALHO, J . Marques de — 222, 224. 
CARVALHO, J . Veracundo P . de — 324. 
CARVALHO, J . Xavie r de — 401. 
CARVALHO, Maria Amal ia Vaz de — 374. 
CARVALHO. M. J . Pontes de — 213. 
CARVALHO, Rodolfo — 291, 292. 
CARVALHO, Vicente de — 349. 
CASSAL, (Joao de) Barros — 132. 
CASTELO Branco, Heitor (Gentil) — 402. 
CASTRO, Alfredo de — 110, 128. 215, 316, 331, 372, 410. 
CASTRO, Antonio P inhe i ro de — 295, 305, 371. 
CASTRO, (Augusto Olimpio) Viveiros de — 212, 227. 228. 
CASTRO, Beatr iz de — 247. 
CASTRO, (Bonifacio) P in to de — 148. 
CASTRO, Conego Joao Evangel is ta da Silva — 420. 
CASTRO (e Si lva) , Jose de — 190, 193. 249, 266, 292, 293, 341, 342, 412, 470. 
CASTRO Filho — 83. 
CASTRO, (Francisco Jose) Viveiros de — 79, 88. 
CASTRO, Gervasio de — 356, 357. 
CASTRO, Mario (de Almeida) — 320 
CASTRO Mart ins — 338, 345. 
CASTRO Meneses — 78. 
CASTRO Silva, Manuel do Nascimento — 36, 38, 79. 
CASTRO (Pais Bar re to ) , Fe rnando de — 43, 130, 171, 183. 203, 311. 
CAVALCANTI, Alcibiades — 64. 
CAVALCANTI, Alvaro — 190. 
CAVALCANTI, Antonio — 240. 
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CAVALCANTI, Augusto — 401. 
CAVALCANTI, Felix — 444. 
CAVALCANTI Filho, Luiz Jose da Silva — 204, 222. 
CAVALCANTI, Joao (Francisco Coelho) — 374, 402. 
CAVALCANTI, (Joaquim) Homem Bom de Siqueira — 31, 37. 57, 58, 64, 

79, 80, 100, 385 
CAVALCANTI, Laurentino Vitoriano de Borba — 168 
CAVALCANTI, Manuel (Caitano de Siqueira) — 375. 413. 
CAVALCANTI. Nabor Carneiro Bezerra — 35. 
CAVALCANTI, Oscar — 472. 
CAVALCANTI, Valdemiro — 270. 
CAVALCANTI Viana — 287. 
CAVALCANTI. Virgilio — 161, 183. 
CEDRIM, B.enedito — 200. 
CELESTINO. Ananias — 287. 
CELINO Junior — 106. 
CELSO (de Assis Figueiredo Junior). Afonso — 147. 163. 
CERISE, L — 81 
CERQUETRA, (Antonio Apolin.-irio) Tenorio de — 437, 445. 
CERQUEIRA, Clementino — 477. 
CERQUINHO. Isaac (Alfredo Vaz) — 444. 
C E S A R . Armando — 374. 380, 431. 
CftSAR. Cicero V. — 125, 186. 
CHACON, Traiano (Carneiro de Holanda) — 162 421, 434, 451. 
CHAGAS, J . L. Franca — 211. 
CHAGAS, (Jose Marin) Goncalves — 98. 
CHAGAS. (Manuel) Pinheiro — 150 
CHARLES. Filarete — 472 
CHAVES, A. — 211. 
CHAVES. Eurico (de Castro) — 402. 
CHAVES, Joao Batista de Vasconcelos — 360. 
CHAVES Junior. V. — 91. 
CHAVES, Manuel — 193. 
CHAVES. Mario — 261, 293. 
CHERMONT, Antonio — 133. 
CINTRA (Cupertino) Coelho — 451, 452. 453, 459. 
CIRTLO (Vanderlei Filho). Manuel — 110 
CIRNE, Adolfo (Tacio da Costa) — 145, 319. 385. 
CIRNE, Artur — 378 380. 
CIRNE Pedro (Edmundo da Costa) — 419. 420. 
CTSMOMTANO. Francino (ver VASCONCELOS, Francisco . . . ) . 
CLARETIE, Julio — 224. 
CLE6MENES Filho — 405, 476. 
CLETO (Ribeiro), Marcelino — 83, 134. 200, 247, 257, 372. 464. 
CODECEIRA, Gustavo — 463. 
CODECEIRA. Major Manuel Jose Domingues — 456. 
COELHO, Aclriano Pinto — 398. 
COELHO (Barao da Vitoria). general Jose Joaquim — 444 
COELHO da Silva, Jose — 106. 242, 294. 
COELHO da Silva Sobrinha. Maria — 106, 254. 
COELHO de Assis — 97. 
COELHO, Gratuliano V. M. — 58. 
COELHO, Jose (Xavier) — 308. 312, 338. 355, 362, 380, 434, 439, 451, 462. 
COELHO, Lucinda Furtado — 201. 
COIMBRA, Antonio Nunes Ferreira — 428, 429. 
COIMBRA, Estacio (de Albuquerque) — 350. 



H I S T 6 R I A DA I M P R E N S A DE P E R N A M B U C O 493 

COIMBRA. Joao — 440, 456. 
COIMBRA, Marce l ino — 449. 
COIMBRA, Mateus — 359, 410. 
COMTE, Augus to — 89. 
CONCEICAO, Jose Mar ia da — 50. 
C O N C E i g A O , Mar t inho da — 257. 
C O N S T A N T (Botelho de Maga lhaes ) , Benjamin — 318 
CONSTANTINO. Jose — 427. 
CORDANG, Emil io — 300. 
CORDELIO, Fabio — 224. 
CORREIA da Silva Fi lho (Jose Anton io) , — 393. 
CORREIA da Silva, Jose Antonio — 297. 
CORREIA de Araujo , Joao Anre l i ano — 320. 
CORREIA de Araujo , J o a q u i m — 407. 
CORREIA de Oliveira , Joao Alfredo — 259. 
CORREIA. Ernes to — 234. 
CORREIA, Jesu ino — 429. 
CORREIA Lima, (Antonio Augusto) — 401. 
CORREIA, Luiz — 420. 
C o R T E Real, Joao Ba t i s t a P inhe i ro — 200, 220. 
CORTINES, A r t u r — 223. 
COSTA. Adel ino — 425, 462. 
COSTA, Afonso (Goncalves Fer re i ra ) da — 458. 
COSTA, Aniano — 214, 215, 248. 
COSTA. Antonio de Oliveira — 223, 266 
COSTA, Antonio Jose da — 310. 
COSTA, Aprigio — 381. 
COSTA A r t u r T . da — 240. 
COSTA, B e r n a r d o (Pere i ra da) — 187, 192. 
COSTA, Carlos de Arau jo — 108, 161, 383. 
COSTA, Delmira — 254. 
COSTA Fi lho. (Antonio Francisco da) — 163. 169, 254. 
COSTA Filho, Francisco Augus to Pe re i r a da — 373, 374, 375, 380, 400. 
COSTA, (Francisco Augusto) Pe re i r a da — 91. 117, 181, 182, 200, 201, 325, 

370, 374, 444, 456. 
COSTA, Gaspar (Vicente da) — 43, 148, 153. 154, 176, 184, 212, 222. 
COSTA, Joao — 377. 
COSTA, J o a q u i m R. A. da — 300. 
COSTA, Jose Cavalcant i da — 449. 
COSTA, (Jose) Horacio — 147. 
COSTA) Jun io r Leovigildo (Samuel da Silva — 118. 
COSTA Jun ior , Vicente Fe r re i r a da — 357, 406. 
COSTA) , Leovigi ldo Samuel (da Silva — 32, 104, 106, 109, 214. 215, 219; 

238. 250, 254. 369. 
COSTA Neto, (Jose da Silva) — 213, 214, 312, 381. 
COSTA, P e d r o Mar t ins — 269. 
COSTA. P e d r o Mendes da — 478. 
COSTA Pinto , (Jose F r e i r r da) — 213, 228. 
COSTA, (Ra imundo Melquiades) Alvares da — 148, 154, 212, 222, 228. 
COSTA, Ramon da — 288. 
COSTA R E G O Junior , Jose Mar ia da — 445. 
COSTA Rego, (Pedro da) — 240. 
COSTA. Rodrigo (Rodrigues) — 401, 409. 
COSTA, Tris tao Henr iques da — 129. 
COSTA, Ulisses (Gerson da) — 308. 349, 444. 
COSTA, Umbel ino — 379. 
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COTA, Benedito Antonio de Oliveira — 64. 
COUTINHO, Bispo (Jose Joaquim da Cunha de) Azeredo — 444. 
COUTINHO, Jose Miranda — 157. 
COUTO, Henrique — 402. 
CRATINGUY, Augusto — 54. 
CRAVEIRO. Misael — 240. 
CRESPO, (Antonio Candido) Goncalves — 110, 151. 
CRISANTEMO, Condessa — 441. 
CRUZ, Antonio Francisco da — 282. 
CRUZ, Filipe Moreira da — 261, 262, 263. 
CRUZ. Geraldo — 377. 
CRUZ, J . Ambrosio da — 352, 371. 
CRUZ, Joaquim — 403, 434. 
CRUZ, M. — 200. 
CRUZ, Pompilio (Cordeiro da) — 133, 149. 
CRUZ. Pedro — 377. 378. 
CRUZ Ribeiro, Maria Angelica da — 257. 
CRUZ Saldanha, (Joao) — 266, 270, 312. 
CRUZ. Xisto (Xavier da) — 83. 
CUNHA, Adalberto — 454. 
CUNHA, Amancio da — 228. 
CUNHA, Antonio Pereira da — 137, 182. 
CUNHA, Braulio (Correia da) — 118, 409, 463, 464, 474, 475. 
CUNHA, Egidio — 377. 379. 
CUNHA, Fausto — 117, 414, 475, 477 
CUNHA, Francisco — 349. 
CUNHA, Higino — 98, 150, 159. 
CUNHA Junior, Joao de Holanda — 193. 
CUNHA, Manuel Ferreira da — 361. 
CUNHA. Manuel Lopes da — 79. 
CUNHA Melo P'ilho (Francisco Tavares da) — 163. 
CUNHA Melo Sobrinho, (Jose Tavares da) — 42, 91, 110. 
CUNHA, Pedro Nolasco Pereira da — 252. 

DAMASCENO, Joao — 127. 
DANTAS (Cavalcanti), Elviro — 419, 421. 
DANTAS, Joaquim Ribeiro — 269, 315, 451. 462. 
DARINHO, Inacio de Almeida — 40 
DEAO, Gustavo — 377. 
DELGADO, Luiz (Maria de Sousa) — 320. 
DEMESSE. Henry — 330. 
DEOCLECIANO, Alexandre — 382. 
DESTIBEAUX, Oscar — 96. 
DEUS (do Rego), Joao de — 86, 110, 151, 154. 
DEUS (e Silva). Joao de — 304, 310, 315, 338, 343, 349, 355. 364, 379, 380, 

439, 474. 
DEZ. Joao — 264, 463. 
DIAS, Alberto (Pais) — 266, 267, 293, 324. 
DIAS, Alferes Julio Coriolano — 196. 
DIAS, Joao — 308. 
DIAS, Padre Guilherme — 429 
DIAS, Teofilo — 225, 479. 
DIAS, Umbelino — 469. 
DIEGUES, Manuel (Baltazar Pereira) — 48. 216. 
DINIZ, Gastao — 454, 462, 479. 
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D I N I Z (Ribe i ro da C u n h a ) , Joao — 81, 214, 215. 311. 
D I N I Z . Tereza — 469. 
D I 6 G E N E S (da Si lva Melo ) , Nes to r — 320. 
D O M I N G U E S (da S i lva ) , H e n r i q u e — 87, 88. 
D O M I N G U E S (da Si lva J u n i o r ) , Misael — 257. 
D O M I N G U E S (da S i lva ) , Luiz (Antonio) — 88. 
D O N Z A N I , Marcos — 227. 
D O U R A D O , B e l a r m i n o — 41, 51 
D R O G , Lidia — 128. 
D R U M O N D Fi lho , G a s p a r (de Meneses Vasconcelos de) — 57,110, 238, 350. 
D R U M O N D , Jose Lomel ino de Meneses Vasconcelos de — 57. 
D U A R T E , Afonso — 354, 358, 361, 380, 384. 389. 
D U A R T E , Ernes to Lemos — 261. 
D U A R T E Fi lho, ( Joao Franc isco) — 110. 124, 125, 128, 213, 222, 223. 
DUARTE, J o a o Rodr igues da Si lva — 219, 238, 391. 
D U A R T E , M a n u e l (Gomes) — 331, 395, 438. 439; 474; 476. 
D U A R T E , Napoleao — 451. 
D U A R T E P e r e i r a — 294. 
DUARTE, Sebas t i ao — 379 
DULCE, M . — 421. 
D U P E R R O N , Narciso — 200. 
D U R V A L . Cir id iao — 43, 53, 98, 109, 123, 125, 128; 147, 164, 182, 191, 193. 
DUTRA, Anas tac io A l e x a n d r i n o d e Sales — 82. 
DUTRA, J o a o A d r i a n o de Melo — 109. 
D U V A L , Alf redo — 294. 

E D I S O N Fi lho — 401. 
E D M U N D O Fi lho — 375, 420. 
ELfSIO (de Meneses C a r v a l h o ) , F i l in to — 377. 
E M i L I O , Jo se — 469 
ENES, An ton io — 189. 
E P H R E M — 257. 
ERBON, D u q u e d' — 441. 
E S B E R A R D . Arceb i spo Joao ( F e r n a n d o Tiago) — 407. 
ESCOBAR, (Eleuter io) L ima — 136, 265, 321. 
E S C R I C H , P e r e z — 54. 
E S P f R I T O San to , Panf i lo do — 134. 
ESPIUCA, A r t u r — 327. 
E S P I U C A , Tomaz Anton io — 201. 225, 239, 408. 
E S T R E L A , Mar ia A u g u s t a Gene rosa — 142. 
E U R f P E D E S — 123. 
E U S E B I O (de C a r v a l h o O l ive i r a ) , Jose — 266, 310 
E Z E Q U I E L (de Ol ive i ra L u z ) , Joao — 323. 344. 355, 362, 365, 374, 376, 377, 

378, 380, 396, 407, 430, 431. 432, 463, 465, 473, 480. 

F A L C A O , Alf redo — 37, 38, 53, 91, 100. 101, 181, 182. 200, 201, 225. 279, 
2^:0: 294; 372. 

F A L C A O , An iba l (de Mesqui ta ) — 61, 124. 133. 
F A L C A O , A r g e m i r o — 275. 
F A L C A O , Car los — 132. 233, 272, 275. 
F A L C A O , Domicio M a r i n h o — 240. 
F A L C A O Fi lho , Franc i sco — 324. 
F A L C A O , H e n r i q u e Soido (de Bar ros) — 355, 381, 420. 434, 439. 
F A L C A O , J o a o M a r i n h o — 435. 
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FALCAO, Julio (Cesar) — 140, 197, 238, 327, 366, 367. 
FALCAO, Manuel Caitano de Andrade — 110, 369. 
FALCAO, Manuel Monte — 252. 
FALCAO, Maria do Carmo — 324 
FALCAO. Olimpio S. dos Santos — 249. 
FARIA, Antonio — 187, 192. 
FARIA, Artur de — 107. 
FARIA, (Francisco) Silverio — 229. 
FARIA, Morrison — 393, 409. 
FARIAS, Alves de — 324. 
FARIAS. Samuel — 229, 252, 261, 405. 
FASANARO, Jose — 444. 
FAUSTINO Sobrinho — 450. 
FAUSTO Junior — 140 
FAUSTONE, James — 381. 
FEITOSA Sobrinho, Antonio (Vicente do Nascimento) — 384, 391. 
FENELON, Alvaro — 436. 
FENELON, Artur — 51. 102, 128, 190, 206, 238, 248. 
FERN ANDES, Alberto Dias — 474. 
FERN ANDES, Augusto Gongalves — 376. 
FERNANDES Belo — 110. 
FERNANDES, Carlos Dias — 111. 
FERNANDES (de Oliveira), Sebastiao — 420. 
FERNANDES, Flavia Januaria Lages — 376. 
FERNANDES, Olimpio — 467, 476. 477. 
FERRAZ Mendes — 324, 348 
FERREIRA, Alvaro Filipe — 193. 
FERREIRA, Antonio Gongalves — 480. 
FERREIRA, Artur Leal — 79. 80. 
FERREIRA da Silva Filho, Ovidio — 41, 42, 75, 101, 104, 154. 181, 182, 184, 

185; 205; 260. 
FERREIRA (de Lima) Junior, (Antonio Augusto) — 123. 147, 226, 359, 

386, 407. 
FERREIRA de Sousa — 434. 
FERREIRA, Francisco Inacio — 60, 124. 
FERREIRA, (Luiz) Pinto — 320. 
FERRER (de Barros Vanderlei), Vicente — 239, 444. 
FERRER. Jose — 386. 
FERRO, Joao — 355, 362, 369: 377; 407. 
FICALHO, M Macario — 454. 
FIGUEIRA. Alberto (de Andrade) — 136. 
FIGUEIRA, Augusto — 253, 279, 305, 359. 
FIGUEIREDO, Alfredo de — 201. 
FIGUEIREDO, (Firmino) Candido de — 124, 413. 
FIGUEIREDO. (Gustavo) Horacio de — 149. 
FIGUEIREDO, Joao Joaquim de — 118, 252. 
FIGUEIREDO, Jose Antonio de — 38. 
FIGUEIREDO Junior — 53. 
FIGUEIREDO, Manuel Joaquim Neiva de — 123. 
FIGUEIREDO, Temistocles — 222. 
FIGUEIROA Faria, Filipe de — 182, 305. 
FIGUEIROA Faria Sobrinho, Filipe de — 83, 103, 104, 106; 204; 212; 343. 
FILGUEIRAS. Leovigildo (do Ipiranga Amorim) — 56, 57, 65 
FIORAVANTI (Pires Ferreira), Gervasio — 110, 174, 204. 254, 312 320 366 

372, 385, 402, 444. 
FLORA D. — 140. 
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F L O R E N C I O , Jose — 190. 
F O N S . Lu iza — 370. 
F O N S E C A , Cleodon — 355. 
F O N S E C A , E d u a r d o — 425, 442, 443, 448, 474, 480. 
F O N S E C A , Eucl ides — 379, 448. 
F O N S E C A , Eucl ides (de Aquino) — 357, 369, 374. 
F O N S E C A Fi lho , Corb in iano de A q u i n o — 343 
F O N S E C A , Inacio Ner i da — 319. 459, 460, 479. 
F O N S E C A . J o a o Elisio de Cas t ro — 83, 131. 
F O N S E C A , J o a q u i m Rodr igues da — 426. 
F O N S E C A , J o a q u i m Tiago Lopes da — 169, 204, 206, 216, 251. 253, 291; 

294, 304, 305. 343, 359. 
F O N S E C A , Jose J o a q u i m de Ol ive i ra — 318. 
F O N S E C A , Jose Mat ias Lopes d a — 253. 
F O N S E C A , Jose Rodr igues da — 378, 379, 396. 
F O N S E C A . L a u r a da — 257. 
F O N S E C A , (Manue l Jose) Gond in da — 37, 244. 
F O N S E C A , Marecha l (Manuel ) Deodoro da — 294, 295, 297, 304, 308, 309, 

315. 333. 
F O N T A N A , Mar ia — 403. 
F O N T O U R A (Chaves) , Adel ino — 293. 
F O N T O U R A , Migue l — 449. 
F O R M I G A , Bened i to — 329. 
F R A G O S O , Franc i sco Car los da Si lva — 145, 146. 
F R A G O S O , Mar ia — 106, 254. 
FRANCA, Joao de Macedo — 172, 264. 
F R A N C A Jun io r , ( J o a a u i m Jose de) — 398. 
FRANCA, Odi lon — 161. 
F R A N C I S C O . Bibiano — 103. 
F R A N C O (de A lme ida ) , Ti to — 215, 313, 314, 322, 359, 381. 
F R A N K L I N , Ben jamin — 446. 
F R A N L I S . Manfredo — 140. 
F R E I R E , Adel ino Anton io de L u n a — 312, 441, 444, 456. 
F R E I R E (Barbosa da S i lva ) , J o a q u i m — 401, 410. 419. 
FREIRE, Ezequie l — 49, 50. 
F R E I R E Fi lho , Adel ino Anton io d e L u n a — 224, 225, 291. 305, 318. 
F R E I R E , Gi lber to (de Melo) — 160, 481. 
F R E I R E . J . d e L . — 100, 402. 
FREIRE, J . M. C. Moniz — 79, 80. 
F R E I R E J u n i o r — 128, 134. 
FREIRE, (Manuel ) Teotonio — 110. 128, 134, 215, 225, 226, 233, 241, 247, 

249, 254, 257, 259, 264, 272. 273, 279, 280, 294, 304, 317, 324, 329, 331, 348, 
370, 372, 432. 439, 445, 469. 

F R E I T A S , Clodoaldo de — 87, 236, 372. 
F R E I T A S , G. — 447. 
F R E I T A S , Joao Alfredo de — 236. 
F R E I T A S , Jo se Augus to de — 37. 
F R E I T A S , Jose M a n u e l de — 236, 325. 
F R E I T A S , Jo se (Mar t ins de) — 253, 333. 
F R E I T A S , (Jose) Otavio de — 310, 313; 392; 441. 
F R E I T A S , Luiz d e — 312. 
F R E I T A S , Victor M a n u e l de — 310. 
FROTA, P . ( P e d r o Gomes da) — 100. 
F R O T A Vasconcelos, Joao (Evangel i s ta da) — 172. 
F U R T A D O M. Jun io r , Cand ido — 252. 291. 
F U R T A D O , M a n u e l A n t e r o de Medei ros — 31, 38, 39. 
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GAIOSO, Jose (da Silva Sousa) — 310. 
GALHARDO, Cai tano (Quint ino) — 336, 467, 477. 
GALVAO, Argemiro — 164. 
GALVAO, Carlos — 410, 475. 
GALVAO, Eneas — 164. 
GALVAO, J . Virgil io — 171. 
GALVAO. Jose de Moura — 445. 
GALVAO, Olimpio (Eusebio de Arroxelas) — 108, 118, 315, 316, 345, 349, 

358, 359, 374. 381, 382, 403, 407, 409, 4,21, 444; 455, 463, 464, 479, 480. 
GALVAO, Pergen t ino (Saraiva de Arroxelas) — 402. 
GALVAO, Rodolfo — 414. 
GALVAO, Sebast iao de Vasconcelos — 110, 111, 173, 435, 445, 447, 456. 
GALVAO, Zeferino (Candido) — 444. 
GAMA, Aires de Albuquerque — 56, 147. 216. 
GAMA, Alfredo (de Albuquerque) — 257, 353. 417. 
GAMA, Antonio P in to Chichorro da — 193, 213. 
GAMA, Claudio — 257, 289. 
GAMA e Melo, (Severino Antonio da) — 452 
GAMA Lins, Berna rdo Jose da — 216. 
GAMA, P a d r e - F r e i Mi?uel do Sacramento Lopes — 444. 
GAMA (Visconde de Goiana) , Be rna rdo Jose da — 445. 
GAMBETA (Tavares Ba r re to ) , Jua rez — 163. 
G A R C E S (de Caldas Bar re to ) , Ernes to — 401. 
GARRIDO, Bernard ino — 305. 
GASPAR, Joao C. — 476. 
GAZZI . F e r n a n d o — 118. 
GIBSON, Tome (Joaquim de Barros) — 117, 233, 266, 351, 358, 359, 370. 398. 
GIL. Claudio — 433, 449. 
GIL, Eus taquio — 431. 
GIOVANA, Ida — 100. 
GITIRANA, Heliodoro M. J . — 437. 
GODOFREDO Junior , (Jose Afonso Lamounie r ) — 248. 
GODOI, (Antonio Batista) Barbosa de — 159. 
GODOI (Vasconcelos), Jose (Teodoro) de — 154, 240. 332, 386. 
GOETHE — 60. 
GOIS Cavalcant i , Antonio de — 453. 
GOIS Junior , Inocencio Marques de Araujo —• 259. 
GOMES, Alfredo — 362, 377. 
GOMES, (Antonio) Carlos — 122. 123, 125, 126, 385, 400 
GOMES (da Si lva) , Izidro — 163. 421. 
GOMES (da Si lva) , Tomaz — 42, 97, 98, 100, 124; 175. 
GOMES, Edgar — 454. 
GOMES, Feliciano Andre — 171, 188, 189, 264. 
GOMES, Vicente Fer re i ra — 376. 
GONCALVES. Georgino — 159, 182. 
GONCALVES, Jose Hugo — 204. 
GONCALVES, J . Ribeiro — 110, 136, 140. 
GONCALVES, Lopes — 213, 228. 
GONCALVES, Sigismundo (Antonio) — 325. 
GONDIN. Antonio (Feliciano Guedes) — 163 
GONDIN Filho, Joaqu im Guedes Correia — 320. 
GONDIN, Gabr ie l Cercalis da Camara — 90. 
GONZAGA, Joao — 261, 268. 
GORDILHO, Virgilio Ramos — 79. 
GOUVEIA, Delmiro (Augusto da Cruz) — 439, 451. 
GOUVEIA, Epaminondas (Mariano de Sousa) — 47. 62, 112, 115, 203, 204. 
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GRACA, Arnobio — 320. 
GRANT, Ulisses — 364. 
GREG6RIO (Gongalves) Junior, (Joao) — 110, 121, 122, 125, 127, 182, 201. 

211, 219, 225, 237, 238, 249, 280, 290, 306, 326, 328, 353, 355, 367, 368, 
370, 372, 398, 399, 416, 426. 437. 

GRIZ, Fernando (Carlos) — 360, 381, 476, 478 
GUARTZMAN, Joao — 438 
GUEDES, Pelino (Joaquim da Costa) — 31. 
GUEDES, Sebastiao — 248, 321. 
GUENES (da Silva e Melo) Junior, (Joaquim) — 174, 211, 295. 
GUIMARAES, A. C. Antunes — 53. 
GUIMARAES, Afonso Pinto — 148. 
GUIMARAES, Antonio (da Silva) — 190; 204. 
GUIMARAES, Aprigio (Justiniano da Silva) — 42, 43, 57, 91, 127, 174, 

444, 445. 
GUIMARAES. Eduardo de Sousa — 377. 
GUIMARAES, F . — 462 
GUIMARAES, Gaspar (Ant&nio Vieira) — 295, 333, 349, 425. 
GUIMARAES, Helvecio (de Carvalho Gomes) — 150, 466. 
GUIMARAES. Hildeberto — 212. 
GUIMARAES, J . — 333. 
GUIMARAES, (Joaquim de Albuquerque) Earros — 137, 149. 
GUIMARAES Junior, Luiz (Caitano Pereira) — 192, 226, 275, 398. 
GUIMARAES Junior. Pinto — 253. 
GUIMARAES, Manuel Adalberto de O. — 99. 
GUIMARAES, Ricardo (Ribeiro) — 120, 152, 158, 178, 185, 197. 199, 200, 

207, 230. 231, 235, 244, 259, 272 
GUIMARAES, Roberto — 188. 
GUIMARAES, Samuel — 413. 
GUIMARAES, Tertuliano — 188. 
GUIZOT, Francisco — 372. 
GURGEL, Evaristo de Faria — 451. 
GUSMAO, Pedro (Alexandrino) de — 348. 
GUTTENBERG. Abdias — 378, 384. 

HAHNEMANN, (Francisco) — 129. 
HANCEM, Julio Guilherme — 193, 197, 206, 247, 248, 265. 294, 304, 326, 

355, 362. 379, 380. 
HASSLOCHER, Germano — 132. 
HENRIQUE (Lima), Antonio Jose — 420. 
HERMANN, Claudius — 37. 
HERPENT, Barao G. J . d' — 370. 
HIGINO (Duarte Pereira), Jose — 137, 236. 253, 445. 
HOLANDA Cavalcanti, Padre Cristovao de — 110. 
HOLMES, F. — 381. 
HOMPFER, C. — 407, 413. 
HON6RIO. Raimundo — 458. 
MORACIO, Manuel — 393 
HUGO, Victor — 204, 443, 450. 

IBIAPINA, Antonio — 79. 
IHERING, Rudolf Von — 236. 
IRENE, Luciano — 37. 
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IRINEU, Antonio — 127. 
ISABEL, Pr incesa — 114, 271. 
IS IDORA (Goncalves da Rocha) , Francisca — 109. 

J A C A R 6 , Antonio J o a q u i m de Matos — 408 
JACOME, Alonso — 293. 
JACOME, Pau lo — 293. 
JACOME, P e d r o Gongalo — 295, 309. 
J A G U A R I B E , Joao Nogueira — 191. 
J A Q U E S , F . Th . — 197. 
J A Q U E S (Vander le i ) , Ped ro — 100, 110, 122, 123. 125. 
J A R D I M , (Antonio da) Si lva — 265 268, 273, 297, 303, 323, 324, 326, 337, 

358, 359. 
J E S U S , Antonio de — 362, 378, 379 
JOBIN, Anisio — 437. 
JOBIN. Hugo — 439. 
J O F F I L Y , I r ineu (Cecil iano Pe re i r a ) — 375. 
JOLY, Afonso (Eugenio) — 187, 194. 
JUCA. Maria C. Gue r r a — 223. 
J U L I A O (Regueirn P in to de Sousa J u n i o r ) , Jose — 401, 419. 
JUNQUE IRO, (Abilio) Gue r r a — 57, 78, 182, 250. 

K A R D E K Allan — 450. 

LABOULAY, (Eduardo Renato Lefevre) — 52. 
LACERDA, Coronel Jose de Barros Falcao de — 445. 
LACERDA, Francisco Nobre de — 471. 
LACERDA, Joaqu im da S. — 147. 
LACERDA, Joaqu im Nobre de — 291, 292. 
LAET. Carlos (Maximiniano P imen ta ) de — 276, 277. 
LAGES, Joao — 183. 
LAGES, Jose — 376. 
LAMARTINE (de Far ias ) , J u v e n a l — 419. 
LANDIN, Ped ro (Sccundino de Sousa) — 163, 266. 
LANDIN, Tomaz — 226. 
LAURIN, Molinar i — 369. 
LAVENERE, Luiz — 409. 429. 
LAYME, Eduardo — 440. 
LEAL, Alfredo — 462. 
LEAL, (Antonio) Gomes — 141, 275. 
LEAL, C. — 364. 
L E A L de Barros , ( Joaquim Cavalcant i ) — 225. 287, 458. 
LEAL, Isaura — 478. 
LEAL, Ju l io Cesar — 38, 56, 59. 62, 400. 
LEAL, Major Antonio Afonso — 210, 273, 371. 410. 
LEAL, Manuel — 386. 
LEAL, Oscar — 359, 464. 
LEAL. Pela io — 331. 
LEAL, Victor — 225. 
LEAO, Francisco — 336. 
LEITAO, Alvaro — 265. 
LEITAO, Carlos (Ar tu r da Silva) — 267. 
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LEITE, Alfredo — 436. 
LEITE, Solidonio (Atico) — 247, 311, 312, 409. 
LEMERCIER, (Luiz Joao Nepomuceno) — 78. 
LEMOS, Artur de Sousa — 266, 267. 
LEMOS, C. P . — 326. 
LEMOS (Duarte), Laiete (Edgar Poggi de) — 118. 355, 445, 475. 
LEMOS, Eutalia — 448. 
LEMOS, Herminio Augusto Moreira — 42. 
LEMOS, Tito (Joaquim) de — 88. 
LEMOS, Tomaz de — 213. 
LEON, Ulisses Ponce de — 182. 
LEOPOLDINO, Joao — 195. 
LESSA, Jaime — 445. 
LESSA Junior, (Joaquim dos Santos) — 329, 357, 372. 
LIB6RIO, Manuel — 365. 
LICINIO — 216. 
LiCTO. Artur — 454. 
LIMA. Alcibiades (Buarque de) — 465, 467, 477. 
LIMA, Alfredo (Moreira) de Marros (Oliveira) — 156, 240. 
LIMA, Antonio — 416 
LIMA, Antonio de Barros — 152. 
LIMA, Artur Benicio de Araujo — 386, 397. 434, 447, 461, 468, 474. 
LIMA, Ataliba (Soares) de — 348. 
LIMA, Audifax — 257. 
LIMA, Augusto — 330. 
LIMA, Ermiro — 362. 
I TMA e Silva (Duque de Caxias). Luiz Alves de — 34. 
LIMA, Figueira — 182. 
LTMA, Francisco (Alves) — 197. 
LIMA, Francisco R. R. de — 466 
LIMA, Ooncalo M. de A. — 240, 363. 
LIMA, Henrique — 252. 324, 326. 
LIMA, Hermes — 320. 
LIMA, J . B. Goncalves — 122, 124, 125, 249. 419. 
LIMA, J . Rocha — 287 
LIMA, Joaciuim Ooncalves de — 186. 
LIMA. Jose — 230, 261, 315, 349, 355, 370, 372; 445. 
LIMA, (Jose) Fernandes (de Barros) — 240. 
LTMA, Jose Miranda C. — 176. 
LIMA, (Manuel de) Oliveira — 279, 320. 
LIMA (Marques de Olinda), Pedro de Araujo — 445. 
LIMA Penante — 181. „ ,„„ ,„„ 
LIMA, Rodolfo — 219, 226, 237, 238, 255, 325, 327, 330, 357, 379, 423, 435, 

448 451, 476. 
LIMA (Rodrigues), Joao de — 227. 
LIMA, Romualdo — 463 
LIMA. Vicente — 190. 
TJNHARES, Mario — 445. 
LINS, Alfredo — 242. 
LINS, Benjamin — 476. 
LINS Caldas Junior. (Tomaz) — 195. 320. 
LINS (de Albuquerque), Ulisses — 445. 
LINS e Silva, Arnulfo de Barros — 439. 
LINS e Silva, Augusto — 453. 
LINS, Francisco da Rocha Passos — 210. 
LINS, Mario — 320. 
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LINS, Miss . A — 421. 
LINS, S a m u e l — 117. 
L INS , Sebas t iao — 163. 
L INS , Tomaz Cava lcan t i da Si lve i ra — 235, 256. 
LIRA, Car los Benigno P e r e i r a de — 163. 
LIRA, M a n u e l — 271. 
I IRIO, J . Morc i ra — 51. 
LISBOA, A r m i n d o — 58, 140. 
LISBOA, Ca rva lho — 201. 
LISBOA, Francisco — 140. 
L ISBOA, (Joao) Coelho (Goncalves) — 42, 124. 
LISLE, R. de — 88. 
L I T T R E , Maximi l i ano Pau lo Emil io — 42, 87, 97. 
LOBATO, (Manuel Tolent ino da) Si lva — 111, 446. 
LOBO, Aris t ides da Si lve i ra — 106. 
LOBO, B e n v e n u t o — 194. 
T OBO, Capi tao Antonio Grac indo de Gusmao — 196, 197, 294. 
LOBO, Sebast iao — 251. 
LOIO, Gaspa r Vander le i — 390. 
LOIO, Visconde da Si lva — 407. 
L O P E S , Cassiano (Amaro) — 213, 275, 357. 
L O P E S , Dom Jose de Ol ivei ra — 420, 471 
L O P E S , Hi la r ino — 102, 127, 200. 
L O P E S , J . F e r n a n d e s — 275. 
L O P E S , (Joao> Clodoaldo (Monteiro) — 188, 274. 
L O P E S , Joao F e r n a n d e s — 36. 
L O P E S LIMA, Anton io Sergio — 65. 
L O P E S , M a n u e l da Mota Monte i ro — 161, 234. 
L O P E S Neto, J o r g e Victor Fe r r e i r a — 204. 
L O P E S , Victor M. — 275 
LOPITA, (Antonio de) Magalhaes — 150. 
L O R E G A , Alfredo — 377. 
L O R E T O Fi lho, Sergio (Teixe i ra Lins de Barros) — 320. 
LORETO, Gald ino (Teixe i ra Lins de Bar ros) — 135, 160, 169, 173, 174, 190, 

204, 211, 227, 251, 346, 358. 
LORETO, Sergio (Te ixe i ra Lins de Barros) — 279, 311, 313. 
LOUREIRO, (Antonio Fe rnandes ) Tr igo de — 146. 
L O U R E I R O , Luiz (Tolent ino Cesar) — 376. 
LUCENA, (Barao d e . . . ) H e n r i q u e P e r e i r a de — 30, 286, 287, 296, 297, 304, 

306, 309, 333. 
L u C I O , Afonso — 479 
LUIZ I, re i — 115. 
LUNA, Joao Atenogenes de Bar ros — 189, 190. 
LUNA. Tiago de — 100. 
L U S T O S A (da C u n h a ) , J e su ino — 228, 246, 266. 
LUZ, Antonio Claudino Fe r r e i r a da — 152. 
LUZO, Ca rmo — 479. 

M A C D O W E L L , S a m u e l (da G a m a e Costa) — 348. 
M A C E D O , J o a q u i m Manue l de — 134. 
MACEDO, Licinio de — 264. 
M A C H A D O Dias — 266, 310, 311, 348, 370, 479 
M A C H A D O (Fre i r e P e r e i r a da S i lva ) , Osvaldo — 111, 310, 350, 359, 479. 
M A C H A D O , J . A . — 171. 
M A C H A D O , Joao B . — 343, 344. 
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MACHADO, ( Joaquim) Nunes — 88, 235, 375, 385, 439 
MACHADO, Oliveira — 213. 
MACHADO, Temistocles — 372, 409. 
MACHADO, Tobias (Gongalves) Nunes — 419 
MACIEL, Aur ino (Vieira de Araujo) — 481. 
MACIEL Filho, Mat ias — 439. 
MACIEL, Nereu (Correia) — 330, 331. 
M A C R 6 B I O . Eneas — 54. 
MADEIRA, A. C. de Cast ro — 36. 
MADEIRA Fi lho — 230. 
MADEIRA, Livino — 402. 
MAESTRALI . Tobias — 161 . 
MAFRA, Francisco de P a u l a — 180, 200, 201. 276. 
M A G A L H A E S , Agamenon (Sergio de Godoi) — 320. 
M A G A L H A E S , Agost inho de — 203. 
MAGALHAES, Barbosa — 195. 
MAGALHAES. F e r n a n d o T . S. — 58. 
M A G A L H A E S , Flosculo de — 369. 
M A G A L H A E S , J o a q u i m — 318, 323. 343. 
M A G A L H A E S , Manfredo de — 385. 
MAGNO. Teodorico — 148. 176. 
MAIA, Alfredo — 420, 444 
MAIA, Antonio de Sousa — 155, 164, 170. 176. 
MAIA, Dera ldo (de Almeida) — 191. 
MAIA, Dionisio (de Far ias) — 372. 
MAIA, (Jose) Gongalves — 191. 193, 212, 327, 366, 398. 
MALET. (Joao Carlos) P a r d a l (de Medeiros) — 224, 225, 230, 241, 244. 
M A L H E I R O S . Luiz — 425. 
MALTA, Quin t ino — 217. 
MANTA, Jose F e rnandes da Si lva — 204, 212. 
MARANHAO, Antonio Ribeiro — 291. 
MARANHAO, Joao de Barros Falcao de A lbuque rque — 101. 
MARANHAO, Ju l io Constant ino Carnei ro de A lbuque rque — 163. 
MARANHAO. Metodio (Romano de Albuquerque) — 163, 320 
MARANHAO, Serapiao — 458. 
MARIANO, Jose (ver CARNEIRO da Cunha, Jose Mariano) . 
MARTANO, Li'dio — 181. 
MARINHO, Joaqu im Snldanha — 106. 
MARINHO, P a u l a — 238. 294, 296. 
MARIO, J a q u e s — 36. 
MARIO J u n i o r — 439. 
MARIZ, Vicent ina — 118. 
MAROTTI, Francisco — 118, 375, 380. 464, 465. 
MARQUES, Arnobio — 441, 444. 
MARQUES (Carne i ro Lear.), Virginio — 320. 
MARQUES. Manue l — 476 
MARQUES, Sever ino — 260. 
MARQUES Silva — 317, 471. 
MARROCOS, (Francisco) Alcedo (da Silva) — 123, 212, 291, 374, 385, 402, 

459. 479. 
MARROQUIM (do Nasc imento) , Mario (Romulo) — 320. 
MARTINHO. Demetr io — 466, 467. 478. 
MARTINS, Alvaro — 342, 396. 
MARTINS, (Antonio) Mendes — 382, 474. 475. 
MARTINS, Eneas — 266, 268. 270. 
MARTINS Filho, (Antonio Mendes) — 380, 427, 463, 465. 467, 473. 
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MARTINS, F lav iano — 463, 465, 473. 
MARTINS, Graci l iano — 203. 239, 355, 400, 421. 
MARTINS, H e n r i q u e — 204, 212, 249, 250. 
MARTINS Jun io r , (Jose Izidoro) — 42. 86, 87, 91, 96, 97, 98, 99, 103, 106. 

110, 123, 125, 128, 131, 143. 149, 150. 175. 181, 182, 200, 201, 204, 224, 
225, 226, 227. 228, 230, 231, 232, 233, 234. 238. 250. 251, 253, 254. 277, 
278, 279, 286, 287, 292 293, 296, 305, 309, 311, 317, 318, 327, 345, 347, 
351, 366, 372. 385, 400, 444, 452. 

MARTINS, Samue l — 123, 133, 183, 204, 205, 209, 211, 225, 227, 228, 238; 
250: 251. 

MARTINS, Ser ra — 356. 
M A R T I N S Sobr inho. Graci l iano — 197, 451. 
MARTINS Souto — 320. 
MASCARENHAS, Alferes Miguel de Castro — 308, 309. 
MASCARENHAS, Luiz de — 437, 454, 469. 470. 
MASSINI, Enr ico — 329. 
MATOS, A. — 403. 
MATOS e Silva, Jose Gomes de — 478. 
MATOS Jose de — 356 
MATOS Junior , Jose Joao de — 100, 159 
MATOS, Manuel Gomes de — 305, 453. 
MATOS Sobr inho, Francisco de — 451. 
MAY. Alfredo Oscar — 181. 
MEDEIROS. Batista de — 249, 271. 
MEDEIROS, B.ianor (Gadaul t Fonseca) de — 211, 227, 250, 251, 259, 279. 

287, 414, 435. 
MEDEIROS, F . Ricardo de — 147, 163. 
MEDEIROS, Joao Cordeiro Fonseca de — 458. 
MEDEIROS, Joao Walfrcdo de — 91, 100, 268, 346; 357. 
MEDEIROS, Jose Ju l io V. de — 331, 322, 397. 416, 434; 461 
MEDEIROS, Maria Clement ina de — 447. 
MEDEIROS. Mar iano Augusto de — 86, 100, 110, 139, 183, 201, 203, 211, 226. 
MEDEIROS, Soares de — 181. 
MEDICIS, A lexandre de — 330. 
MEIRA, A r t u r — 110. 
MEIRA (Dantas) , Jose Augusto — 401. 402, 444. 
MEIRA (de Vasconcelos), Albino (Goncalves) — 231, 232, 278. 286, 292, 309. 
MEIRA e SA, Francisco de Sales - 65. 
MEIRA. Olinto Jose — 402. 
MELO, A. B Rocha — 160. 
MELO, Afonso de A l b u q u e r q u e — 184, 333, 334. 
MELO. Antonio Epaminondas de — 193, 203. 
MELO, Antonio Joaqu im de — 302. 
MELO, (Antonio) Ped ro de — 98, 124, 156. 188. 
MELO, Basilio de Sousa e — 452. 
MELO. Braz de (Andrade) — 43, 233, 231, 239, 266, 268. 270. 
MELO Castro — 226. 
MELO, Comandan te Custodio Jose de — 333. 
MELO, Conego Joao Machado de — 420. 
MELO, Elisio de — 247, 259. 260. 
M E L O (e Si lva) , (Manuel) Claudino de — 195 
MELO Filho, Manue l Cavalcant i de — 287. 305, 359, 444. 
MELO, Gomes de — 121. 
MELO, Ildefonso — 444. 
MELO. Jose Maria de A lbuque rque — 36, 38, 89, 108, 114, 298, 306, 385. 
MELO, Jose Nunes de — 467. 
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MELO, Laurentino A. Cezario de — 213. 
MELO, Manuel Caitano de Albuquerque — 239. 
MELO, Manuel do Rego — 38. 
MELO. Mario (Carneiro do Rego) — 444, 446, 465, 473. 
MELO Morais, (Alexandre Jose de) — 151. 
MELO Morais Filho, (Alexandre Jose de) — 188 
MELO, Oton Linch Bezerra de — 444. 
MELO, Porcia Constancia de — 234. 301, 302, 306. 
MELO, R. Elviro de — 100, 180. 
MELO. Ulisses Nery Cesar de — 368. 477. 
MELO, Vicente de Morais — 146. 
MELO, Vital — 118. 
MENDES, Adelaide — 448. 
MENDES, Alirio — 134. 
MENDES, Joao Jose de Siqueira — 148, 195. 
MENDES, Jose de Freitas — 67. 
MENDES, Manuel G. — 338. 
MENDES. Maria — 448. 
MENDES, M. Sousa — 118. 
MENDES, Pedro — 163. 
MENDES, Raimundo (Jose) de Siqueira — 148. 
MENDONCA, F. Alves de — 161, 183. 186. 
MENDONCA. (Jose Luiz) Cavalcanti de — 191, 240. 
MENDONQA, (Jose Xavier) Carvalho de — 90. 
MENDONCA, (Julio Cesar) Furtado de — 290. 
MENESES, Alipio — 404. 
MENESES. Carlos Alberto de — 403. 
MENESES, Djacir (Lima) — 320. 
MENESES, Ferreira de — 199, 200. 
MENESES, Joao Demetrio de — 404. 
MENESES, (Jose Alves de) Assungao — 130. 
MENESES, Padre (Manuel Cavalcanti de) Assis Bezerra de — 176. 
MENESES, (Rodolfo) Gaspar de — 337. 350, 402, 419. 
MENESES. Rodolfo Gonzaga de — 148. 
MENESES, S. — 169, 173. 
MENESES Sobrinho, Francisco Cesar de — 293 
MESQUITA, Alfredo Montenegro — 472. 
MESQUITA. Elpidio (Pereira de) — 90, 97, 99. 
MILAGRES, Felisberto — 88, 132. 
MILET, Henrique (Augusto de Albuquerque) — 36, 38. 39, 291. 
MIRANDA, Alberto — 359. 
MIRANDA, Ernesto — 127. 
MIRANDA (Filho). Joao (Evangelista C.) de — 348. 
MIRANDA, Francisco da Silva — 147. 
MIRANDA, Manuel Jose de — 198, 211, 246. 352, 417. 
MIRANDA, Ponciano de — 197. 
MIRECOURT. Eugenio de — 60. 
MITTENBAUER — 297. 
MONCLAR (Cavalcanti de Albuquerque), Maturino — 376, 404. 
MONESILHO, D. — 480. 
MONTE Sobrinho, (Francisco do) — 427. 
MONTEIRO. (Antonio Peregrino) Maciel — 443. 
MONTEIRO, Augusto (Carlos de Vasconcelos) — 437, 454. 
MONTEIRO, Cesar do Rego — 98. 
MONTEIRO de Melo, Luiz Gomes — 315. 317, 359, 374; 382. 
MONTEIRO, Elisa Aurea — 362. 
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MONTEIRO, Jose — 431, 462. 463, 466; 474. 
MONTEIRO, (Jose da) Costa — 445. 
MONTEIRO, Jov in iano (da Costa) — 251. 
MONTEIRO. Manuel Xavie r — 338. 
MONTEIRO, Raul (da Costa) — 111, 445. 
MONTEIRO, Tobias (do Rego) — 175. 
MONTEIRO, Zulmira — 208. 
MONTENEGRO. Augusto — 222. 
MONTENEGRO, T. G. P . — 236. 
MONTEPIN, Xav ie r de — 104, 202. 
MORAIS, Alferes Jose Mar iano Augusto de — 308. 309. 
MORAIS, Antonio — 218. 
MORAIS, Castro — 316. 
MORAIS, E. — 230. 
MORAIS Eduardo Augusto Fe r re i r a de — 58, 119. 
MORAIS e Silva, Antonio de — 444. 
MORAIS. Francisco Augusto de Sales — 404 
MORAIS, Libanio (Fer re i ra de) — 133, 164. 
MORAIS, Otavio J abo rand i de — 400. 
MOREIRA (de Azevedo) , Lauren t ino A. — 324. 
MOREIRA, (Manuel dos) Santos — 169, 204, 474, 475. 
MOREIRA. N. — 226. 
MORENO Elisio — 408, 409. 
MOTA, A lexand re (Frei tas Simoes da) — 476. 
MOTA, Aueus to (Fer re i ra da) — 159. 
MOTA, P e d r o — 400 
MOURA, Francisco Amintas de Carvalho — 146. 
MOURA, J . — 313. 
MOURA Palha, (Augusto Cesar de) — 348. 
MOURA, Tome Afonso de — 64, 65, 69. 
MUHLERT, Carlos Eduardo — 79, 123. 
MUNIZ (Fer re i ra de Aragao) . J e ron imo — 37, 57. 
MUNIZ, (Manuel) A r t u r — 110, 215 261, 291; 372; 444: 469; 479. 
MURTINHO, Joaqu im (Duarte) — 129. 

NABUCO (de Araujo) , Joaqu im (Aurelio Barreto) — 68, 70, 74. 94, 111, 113, 
114, 130, 149, 164 198, 199, 200, 201, 204, 207, 209, 210, 231, 237. 271. 
272, 290- 291, 445. 

NAGHEL, Adela — 197. 
NASCIMENTO, Claudio de Castro — 451, 452. 
NASCIMENTO Manuel Alves do — 477. 
NASCIMENTO, Mario de Castro — 451. 
NAZARE (Silvino Gu i lhe rme de Barros) , Barao de — 77, 199. 
NEPOMUCENO, Joao — 355. 
NESTOR (de Barros Ribeiro) . Odilon — 320, 360, 370. 
NETO, Evandro — 320. 
NETO Junior , Coelho — 316, 436. 
NEVES, Abdias (da Costa) — 401. 419. 
NEVES Carva lho — 282, 369, 398, 410. 
NEVES Filho — 378, 380. 
NEVES, Jose (Manuel Vieira) — 458. 
NEVES Sobrinho, ( Joaquim Jose de) Far ia — 111, 287. 304, 311, 372,445,469. 
NEVES, Urbano (Sampaio) — 187. 
NOBRE, Elvi ra — 448. 
NOBRE. Maria — 448. 
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N6BREGA, Diogenes da — 460. 
N6BREGA, Inacio — 270. 
NOGUEIRA, A. — 291, 423. 
NOGUEIRA Filho. Jose — 266. 
NOGUEIRA, (Francisco de) Sousa — 341, 360, 370. 
NOGUEIRA, N. — 449. 
NOLASCO. J . Pessoa — 233, 412. 
NOVAIS, (Faustino) Xavier de — 152, 365. 
NOVAIS (Melo), Miguel de — 88. 
NUNES, Jose — 188. 

OHNET. Georges — 222. 
OITICICA, Jose (Rodrigues Leite e) — 439. 
OLINDA (de Almeida Cavalcanti), Demostenes de — 110, 261, 263. 348, 

350; 358; 372. 
OLINDENSE (Ribeiro de Sousa), Afonso — 32, 33, 60. 151, 152; 181, 186, 

200. 201 203, 226, 238, 250, 257, 291, 358, 408. 
OLINTO Filho — 163. 
OLIVEIRA, Albertina — 203. 
OLIVEIRA. Alberto — 403. 
OLIVEIRA, Antonio Correia de — 362. 
OLIVEIRA, Antonio de Melo Costa — 377, 429. 
OLIVEIRA, Armando — 427. 445. 
OLIVEIRA, Batista de — 164, 187. 
OLIVEIRA, Bianor (Fernandes Carneiro) de — 428. 
OLIVEIRA (e Sousa) Arquimedes de — 111. 
OLIVEIRA, Emidio d' — 139. 
OLIVEIRA, Eremita de Sousa Pereira de — 318. 
OLIVEIRA, Euclides de — 463. 
OLIVEIRA, Higino de — 437 
OLIVEIRA. J . B. de — 163. 
OLIVEIRA, Joao (Antonio) de — 53, 294, 295, 298, 301, 305, 309, 326, 463. 
OLIVEIRA, Joao Hosannah de — 64. 
OLIVEIRA, Joaquim Augusto de — 66. 
OLIVEIRA, Joaquim (Tavares) de — 427. 
OLIVEIRA (Jose Fernandes da) Costa Pereira e — 79. 
OLIVEIRA, (Jose Manuel) Cardoso de — 153, 154. 
OLIVEIRA, Jose Maria da Silva — 251, 342. 
OLIVEIRA, Josefa (Agueda Felisbela Mercedes) de — 140, 142, 143. 
OLIVEIRA Junior, Agostinho J . de — 42, 250 
OLIVEIRA, Leandro Lopes de — 398, 407, 409, 423; 434. 
OLIVEIRA, Leonidas de — 312, 379, 380; 396; 403; 414; 430; 434. 
OLIVEIRA, Luiz Candido de — 439. 
OLIVEIRA, Luiz de — 417. 
OLIVEIRA, Luiz Evangelista de — 361. 
OLIVEIRA, M. — 396, 405. 
OLIVEIRA, Manuel Torquato de — 318, 377, 380. 
OLIVEIRA, Mateus de — 376, 436, 439. 
OLIVEIRA, Matilde — 213. 
OLIVEIRA, Miguel (Santa Cruz) de — 400 
OLIVEIRA Pais, Jose Jorge de — 348, 349. 
OLIVEIRA, Romualdo Alves de — 46, 78. 
OLIVEIRA, Rutilio de — 172, 206, 211. 
OLIVEIRA, Valdemar de — 328. 
OLIV£RIO Junior (pseud, de Galdino de Barros) — 289, 346. 357, 339. 
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ORIA, Jose I. Cavalcanti de — 173. 
ORLANDO (da Silva), Artur — 87, 110, 143, 150, 132, 201, 224, 225, 239, 

250, 291, 311, 312, 366; 385; 444; 456. 
ORLEANS Braganca, dom Pedro Gastao — 268. 
ORTIGAO, (Jose Duarte) Ramalho — 96. 
ORTIGAO, Julio — 425, 478. 
ORTON, Jose — 381 
OS6RIO, Francisco Luiz — 65. 
OTTONI (do Amaral), Alvaro — 402. 
OVIDIO Filho (ver FERREIRA da Silva Filho, Ovidio) . 

PACHECO, Assis — 409. 
PACHECO, Ernesto Alves — 119. 
PACHECO, Felix (Alves) — 62. 
PACHECO Filho — 386. 
PACHECO, Pedro — 472. 
PAIS Barreto. Carlos Xavier — 110, 400. 
PAIS Barreto Filho, Joao Marinho — 409. 
PAIS Barreto, Manuel Xavier — 385, 405. 
PAIS de Andrade, Manuel de Carvalho — 444 
PAIXAO Vieira, B. — 240, 436, 437. 
PALACIOS, Anita — 256. 
PALACIOS. Juanita — 255. 
PALACIOS. Luizita — 251. 
PALHARES, Vitoriano (Jose Marinho) — 65, 91, 250, 436. 
PALMEIRA, Henrique — 298, 333. 
PALMEIRA, Pedro (Lins) — 320, 437. 
PAMPLONA. Licurgo (Norbal) — 172, 213, 241. 
PAPANCA, Macedo — 247. 
PARAISO, Raimundo — 56. 
PARANAGUA (Marques d e . . . ) , Joao Lustosa da Cunha — 37. 
PARANHOS (Visconde do Rio Branco), Jose Maria da Silva — 105, 133, 

149. 196. 
PARENTE, (Francisco) Gomes — 149. 
PASSOS (Manuel) Higino da Silva — 371. 
PATICIRO. Araujo — 431. 
PATROCINIO (Oliveira), Jose do — 410. 
PATRONI (Martins Maciel Parente), Filipe (Alberto) — 148. 
PATURI, Manuel (Vilas-Boas) — 195. 
PAULA, Delfino de — 173, 211, 251. 
PAZ, Julio — 472. 
PAZ, Maria Olimpia da — 208. 
PECANHA, Alcibiades — 227, 233, 279. 
PECANHA, Nilo — 212, 227, 231, 232 
PEDRO II, Imperador — 49, 84, 120, 333. 
PEDRO Junior, Jose — 190, 316, 322; 349. 
PEDROSA. Conego Alfredo Xavier — 142, 320. 382. 
PEDROSA, Manuel Sebastiao de Araujo — 162. 
PEIXOTO, Batuel — 478. 
PEIXOTO, Joao Batista de Melo — 65, 79, 80. 
PEIXOTO, Marechal Floriano (Vieira) — 337. 341, 347, 350, 356, 363, 400 
PEIXOTO, Severiano (do Rego Chaves) — 133. 
PELLETAN, (Pedro Clemente) Eugenio — 209. 
PEREGRINO da Silva, Manuel Cicero — 301. 
PEREIRA, Abel Guedes — 331, 451, 474. 
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P E R E I R A , A n t o n i o — 413 
P E R E I R A , A r t u r V . M . — 331. 
P E R E I R A , B a l t a z a r ( M a r t i n s d e A l b u q u e r q u e ) — 226, 340; 347, 348, 357, 

372; 414; 439. 
P E R E I R A , B r a u l i o — 187. 
P E R E I R A (da S i lva G u i m a r a e s ) , P e d r o — 133, 149, 182. 
P E R E I R A , E d w i g e s d e Sa — 110, 445, 446. 
P E R E I R A , E m i l i a n o — 446. 
P E R E I R A , E u g e n i o d e S a — 110, 444, 475. 
P E R E I R A ( F a n e c a ) , J o a o E u s t a q u i o — 110, 409, 444. 
P E R E I R A , Fe l i sbe r to dos S a n t o s — 477. 
P E R E I R A , F e n e l o n — 409 
P E R E I R A . J . J . G u e d e s — 287, 345. 
P E R E I R A , J o a o — 227. 
P E R E I R A , J o a q u i m C a n d i d o da Costa — 197. 
P E R E I R A , J o s e R o m a o — 424. 
P E R E I R A J u n i o r , A n t o n i o G o m e s — 226, 271, 343, 362, 398, 400, 442, 449. 
P E R E I R A J u n i o r , J o s e T i m e s — 395, 405. 
P E R E I R A , (Luiz de) F r a n c a — 110, 147, 154, 216, 257, 264s 272, 279, 294. 

304. 305, 317, 346. 348, 357, 366. 370, 372, 376, 414, 444, 454. 
P E R E I R A , M a n u e l d e Sousa — 318. 
P E R E I R A , N u n o G u e d e s — 438. 
P E R E I R A , ( R a i m u n d o ) A l e x a n d r e — 131, 133, 147, 149, 150, 164 
P E R E I R A , Virg i l io d e Sa — 372. 
P E R E S ( C a m p e l o ) , G a s p a r (Cava lcan t i ) — 133. 
P E R N A M B U C O , Bel i sa r io — 99, 124, 154, 167, 238. 
P E R R E L T , Car los — 324. 
P E S S O A , A m a r o — 147, 234, 235. 265. 287, 294, 303, 304, 309, 310. 
P E S S O A , A n t o n i o da Maia — 124, 225. 
P E S S O A (Cava lcan t i de A l b u q u e r q u e ) , J o a o — 248, 357. 
P E S S O A , Conce icao — 119, 188, 376. 
P E S S O A , Euc l ides — 308, 310, 315. 
P E S S O A , F a u s t i n o — 318. 
P E S S O A , (Franc i sco Leocad io de) A n d r a d e — 150. 
P E S S O A . F ranc i sco P i n t o — 231, 232. 
P E S S O A , Ines — 302 
P E S S O A , M a r i o (Monte i ro) — 320. 
P E S S O A , P a d r e Lu iz F ranc i sco de Sales — 141. 
P E S S O A , P a u l o — 270. 
P E S S O A , P e d r o ( J a c o m e da Si lva) — 107, 232, 233, 234, 294. 
P E S S O A , Teofilo — 310, 315. 
P E S S O A , T e r t u l i a n o — 197. 
P I M E N T A , J o a q u i m — 320. 
P I M E N T E L , Emi l ia A d e l a i d e — 181. _ 
P I M E N T E L , J o a q u i m S. de Azevedo — 429 
P I N H E I R O , A n d r e Macie l — 275. 
P I N H E I R O , F o r t u n a t o (Coelho) — 167, 230, 275, 276, 280. 
P I N H E I R O , H e r c u l a n o — 329, 330. 
P I N H E I R O , I smen ia M a r i a D u a r t e — 208. 
P I N H E I R O , Jose d e F r e i t a s Mora i s — 67, 173, 174, 193 266; 293. 402. 
P I N H E I R O , (Luiz F e r r e i r a ) Macie l — 106, 274, 275, 296, 297, 304, 445. 
P I N H E I R O . Mar i a do Rosar io — 147. 
P I N H E I R O , P a d r e H e r m c t o Jose — 420, 471. 
P I N H E I R O , S e v e r i n o (Marques de Quei roz) — 163. 
P I N H E I R O (ViFConde de Sao Leopo ldo ) , J o s e Fe l i c i ano F e r n a n d e s — 419. 
P I N H O , J o a o Sab ino de L i m a — 129, 151, 223, 273 



510 LUIZ DO NASCIMENTO 

P I N H O (Maia), Ines Sabino — 154, 203, 204; 445. 
P INHO, Sabino Olegario Ludgero — 129. 
P INTO, Antonio de Castro — 330. 
P INTO, Antonio de Sousa — 58, 86, 91, 143, 181, 182, 193, 200, 201, 225, 

280; 459; 460; 479. 
P INTO, (Augusto) Correia — 420. 
P INTO, E . R. — 362, 365. 
PINTO, Francisco Inacio — 423. 
P INTO, Freder ico A. P . — 479. 
P INTO, Jose — 463. 
P I N T O Junior , Joao Jose — 236, 403. 
P INTO, Maria — 203. 
PINTO, Saldanha — 197. 
P INTO, Sant ino Alves Carneiro — 376, 377. 
P INTO, Sebastiao — 356. 
P INTO (Vieira de Melo) , Alfredo — 130, 143, 154, 171, 182, 184, 186, 201, 

203, 318. 
P IO dos Santos, Fe rnando — 312, 471. 
P I R E S Ferre i ra , Alber t ina — 445 
P IRES Ferre i ra , Gervasio — 444 
P I R E S Ferre i ra . Ju l io — 110, 215, 254, 357, 372, 443, 444, 445, 446, 478. 
P IRES Ferre i ra , Leopoldo — 211, 216, 443. 
P IRES Ferre i ra , Rui — 445. 
PIRES. Rodolfo — 134, 183, 186. 
P ITANGA Filho — 100. 
P O M B A L (Sebastiao Jose de Carvalho e Melo), Marques de — 124. 
P O M P t L I O , Odilia — 203, 208. 
PONTES, (Antonio) Fiuza de — 409, 420, 444. 
PONTUAL, Constf.ncio (dos Santos) — 319. 
PONT UAL Filho, Davino (dos Santos) — 130, 312. 
PORTELA, Bento Emilio Machado — 64. 
PORTELA. Fel ix Fernandes — 35, 36. 
PORTELA, Sofronio (Eutiquiano da Paz) — 65, 320. 
P 6 R T O , Adelaide — 203, 208. 
PORTO ALEGRE (Barao de Santo Angelo) , Manue l de Araujo — 35. 
PORTO, Bernardo Magalhaes da Silva — 446. 
PORTO, Campos — 164. 
PORTO Carre i ro , Carlos (da Costa Fer re i ra ) — 110, 147, 203, 204, 216, 372, 

402; 409; 410: 423: 425: 444; 458; 469; 476. 
PORTO Carreiro , Jul io — 111. 
PORTO, Cristovao de Barros Gomes — 146. 
PORTO, Leonor — 200, 203, 208. 
PORTO, Reinaldo da Silva — 133. 
PRADINES, Alber to — 127 160 
PRADO, Antonio Daniel do — 142. 
PRAZERES, Feliciano — 54. 
PRAZERES, (Joao) Cancio (da Costa) — 294, 298, 309, 310, 313, 326, 348. 
PRAZERES, Oto — 306, 310. 
PURCELL, J . E. — 66, 84, 122; 124; 133; 395. 
PURIFICACAO, Agapi to da — 62. 

QUEIROZ (Coutinho Matoso da Camara ) , Eusebio — 132, 133. 
QUEIROZ (Fer re i ra ) , Pedro (Tomaz de) — 37, 53, 63. 
QUEIROZ, Jose Gaudencio Correia de — 446. 
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Q U E I R O Z , (Jose Mar i a de) Ega de — 96, 139 
Q U E I R O Z , Ju l i o — 163. 
QUEIROZ, (Manue l ) Teles de — 233, 241. 
QUEIROZ, Mar ia Amel ia de — 147, 203, 405, 343. 
QUEIROZ, Maur ic io de — 282, 424. 
Q U E N T A L , Horacio de — 452. 
Q U I N T A S , Francisco Sca res — 143, 285, 287, 359. 
Q U I N T E I R O , Eucl ides (Berna rdo) — 174, 204, 211, 226, 239, 400. 
QUINTEIRO, Manue l P e r n a m b u c a n o — 141, 356. 

R A B E L O da Silva, A r t u r Lidio — 249, 261. 
RABELO, J o a q u i m — 159 
RABELO, Jose Inacio — 233. 
R A B E L O Jun io r , A m a r o — 212, 233, 234, 268, 270. 
R A B E L O , M a n u e l F e r r e i r a — 82. 
RAMADA, Tomato — 172. 
R A M I R E S , P e d r o Machado da Silva — 449. 
RAMOS, Amanc io — 247. 
RAMOS, A r t u r — 128, 190. 
RAMOS, Grac i l i ano — 414. 
RAMOS, Hercu lano — 201. 
RAMOS, Isacio Carne i ro — 404. 
RAMOS, JoOo — 99, 121. 
RAMOS, Jose P e r e i r a — 349. 
RAMOS, M a n u e l B e r n a r d i n o — 263. 
RAMOS, M a n u e l Lopes de Carva lho — 147, 187, 192. 
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SA (e A lbuque rque ) , Francisco (Cavalcanti) de — 133, 152, 266; 325. 
SA, Leonidas (Benicio Mariz) e — 246, 247, 254, 266, 293, 298, 309, 310, 

312, 326, 350. 
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SANTIAGO, Cirilo Augusto da Silva — 146, 294, 377, 405, 480. 
SANTINA, Adelaide — 154. 
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SCHOUPPE, Padre — 382. 
SEABRA, Jose Joaquim — 37, 164; 192; 210; 228; 341. 
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SILVA, Lourenco Tomaz da — 239, 257. 
SILVA, Luiz Antonio Domingues da — 156 
SILVA, Manuel G. da — 188. 
SILVA, Monsenhor Augusto Franklin Moreira da — 282. 
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SILVA, Poggi e — 348. 
SILVA, Rebelo da — 196 
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SINAI, Virginia — 222. 
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SOARES, A P S . — 86. 
SOARES (da Si lva) , F i rmino — 65. 
SOARES (de Araujo) , Antonio — 437, 454. 
SOARES, Fant ino — 240. 
SOARES, Pedro — 356. 
SOARES, Tito Livio — 279. 
SOB.EL, Paulo — 318, 343 
SODRfi (e Si lva) , Lauro (Nina) — 421, 422. 
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SOUSA, Amancio (Jose) de — 213. 
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SOUTO, Galdino — 172. 
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TABOSA, Augusto (Monteiro de Andrade) — 445. 
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UCHOA Cavalcanti, Joao Barbalho — 110, 126, 145. 
UCHOA Cavalcanti, Pedro Celso — 110, 128, 156, 163. 
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VAMP A, Frankl in — 89. 
VAMPA, Genaro — 89 
VANDERLEI, Ar tur — 249. 
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VIANA, (Jose) Hermogenes — 445. 
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"A "Historia da Imprensa de Pernam-
buco" nao e cronologia de jornais, datas 
pescadas nos palheiros arquivais, mas o pa
norama autentico dos nossos jornalistas. re-
divivos, integrals, contemporaneos, compre-
ensivos pelo reavivamento da motivacao ani-
madora, e logicos na reagao incontida dos 
temperamentos revelados. V. realizou o 
milagre de uma reconstrucao cultural, ine-
dita nos demais recantos da amada terra do 
Brasil. Nos seus livros nao ha o pedantis-
mo do cimento-armado nem a oportunida-
de do algodao-em-rama enchendo os vacuos 
que a preguiga prodigaliza as investigacoes 
imoveis. Obra de Mestre! Definitiva, indis-
pensavel, vibrante! E depois, Luiz. aqui 
para nos, exemplo, catucamento, sugestao. 
Seus livros sao o Baedecker do jornalismo 
pernambucano. Tambem as biografias, ane-
dotarios, revelagoes, semeando simpatias. 
fazendo a intriga do Bern! Todos nos, es-
palhados por essa terra querida, devemos, 
na ausencia de frase condigna, dizer a V. 
como Napoleao aos soldados de Austerlitz: 
— Je suls content de vous! E veja que ra-
ramente essa frase deve ser, moralmente, 
dita". (Carta de Luiz da Camara Cascudo 
ao Autor, a 4.2.1970) . 

"£ urn trabalho que se distingue pelo 
valor da pesquisa e da ordenagao. Quern 
quer que se interesse pelo passado desse 
centro de civilizagao nordestina tern de se 
abeberar dessa fonte que nos oferece. £ 
uma contribuigao indispensavel pela varie-
dade e importancia dos elementos que for-
nece" (De uma carta do escritor Jose Ame-
rico de Almeida, datada de 30.2.1970, ao 
agradecer a remessa de urn volume da "His
toria da Imprensa de Pernambuco"). 

"Luiz do Nascimento e um trabalhador 
incansavel, que realiza, com a mais bene-
ditina das paciencias, a obra sem preceden-
tes da historia da imprensa pernambucana, 
com a amplitude e com a honestidade que 
lhe dao o direito de se considerar, sem 
qualquer favor, na seara em que semeia. 
um mestre sem competidor" (Trecho final 
da "Cronica da Cidade", de Leduar de Assis 
Rocha, no Jornal do Commercio. do Recife, 
edigao de 20 de Janeiro de 1971) . 
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