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"Realiza^ao de gigante, a desse emlnente 
confrade pemambucano. Se h^, nestas pa-
ragens, um trabalhador intelectual para 
quern se deve voltar a admiragao calorosa de 
todos — e k gratidao, principalmente, dos 
homens de jomal — esse trabalhador e 
Luiz do Nascimento. Nao se faz o que ele 
fez sem alma, sem amor, sem dedicacao e 
sem a honestidade que Ihe marca as pesqui-
sas. E a Universidade Federal de Pemam-
buco, que se empenha em editar seu tra-
balho, em tomo dela se deve salientar o ex-
celente servigo prestado a inteligencia e le-
tras pemambucanas, fazendo votos para que 
jamais se Ihe retarde a publicaQao da obra 
de mestre que empreendeu". (Mestre Nas
cimento", Amoldo Jambo, Dlario de Per-
nambuco, 24.9.1971, e Jomal de Alagoas, 
4.12.1971). 

"Luiz do Nascimento pertence aquela 
categoria de homens de letras que, ao co-
mentario critico, temos de acrescentar, tam-
b6m palavras a respeito de sua extraordin&-
ria pessoa. Uma velha experiencia nos ad-
verte: nao nos aproximar demais, pessoal-
mente, dos escritores que admiramos. fi 
quase certa a desilusao, porque botaram tu-
do nos seus livros, nas suas linhas, e na sua 
vida s6 ficou um homem inacessivelmente 
seco. Mas nao 6 este o caso desse Luiz do 
Nascimento. Sua personalidade 6 tao rica 
que podia dar tudo em seus livros e ainda 
fica um homem de muitas facetas e um a-

'"O de imensur^vel coraQao" ("Letras da 
cJemana", Marcus Antonio do Prado, Diario 
de Pemambuco, 11.4.1970). 

/ \ ' 

" . . . cada vez mais fIrma-se em mlm a 
convicQao de que poucas obras havers recla-
mando publica?ao tao urgente quanto a sua. 
Nao consigo entender o crit6rio observado 
pela Universidade (Federal de Pemambuco) 
em soltar os volumes em conta-gotas, quando 
se sabe que, quanto mais cedo estiver pu-
blicada, mais depressa a Hist6ria pemam-
bucana e mesmo a brasileira poderao ser 
retificadas. Acredito que, normalmente, a 
Universidade poderia dar vun. volume por 
ano, concluindo-se a s6rie at6 1980. Do con-
tr&rio, esgotar-se-& o s6culo" (De uma car
ta do Conselheiro Jos6 Wamberto, de Brasi
lia, 6.10.1972). 
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Homenagem k mem6rla do inslgne pensador 
LUIZ DELGADO, a quem tanto deve a "Hlst6ria 
da Imprensa de Pernambuco". 
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Cumpro a obrigagdo de incorporar ma^s um volume a 
"Historia da Imprensa de Fernambuco". At fica o acervo das 
publicagoes periodicas recifenses nascidas e vividas no pe-
riodo de 1901 a 1915, num total de 503. 

Pdgina por pdgina, procurei estudar a existencia de ca-
da jornal, revista, album, arquivo, polianteia, para isto visi-
tando, alem das fontes principals — a Biblioteca Publica do 
Estado e o Arquivo Publico — outras bibliotecas e arquivos, 
OS de estabelecimentos de ensino, instituigoes religiosas e 
particulares. E foram-me familiares, nesse mister, — desde o 
contido nos volumes jd divulgados — diferentes bibliotecas 
de outros pontos do pais. 

Percorri, enquanto isto, centenas de volumes da impren
sa didria do Recife, de epocas diversas, para confrontar datas 
do noticidrio referente aos periodicos que vinham sendo pu-
blicados, de alguns dos quais ndo foi possivel encontrar com-
provantes. 

Ainda me servi do roteiro do historiador Alfredo de Car-
valho, so, no entanto, ate o ano de 1907, pots ai finda a rela-
gdo, com algumas falhas, constante de sua obra. os "Anais 
da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821/1908". 

Tal relagdo, alids, foi continuada por outro historiador, 
Sebastiao de Vasconcelos Galvao, que copiou, no sen "Dicio-
ndrio Corogrdfico, Hist&rico e Estatistico de Pernambuco" 
(Vol. Ill), as datas alinhadas no trabalho mencionado e, por 
conta prdpria, empreendeu Ugeiro registo das publicagoes 
aparecidas, na capital do Estado, de Janeiro de 1908 a junho 
de 1921. Ndo pdde servir-me de roteiro, por demasiado defi-
ciente. 

No perlodo de 1901 a 1915 cresceu mais o acervo de pe-
riddicos e, cada ano, enchiam-se os soloes familiares de novos 
livros de sortes, injustamente postos a margem por Alfredo 



de Carvalho, o igualmente desprezador dos almanaques, tan-
to estes, quanta aqueles, autenticos orgdos da imprensa. 

Literatura, ciencia, religioes, humorismo, troqa e noti-
cia, tudo fica registrado aqui, extraido de milhares de pdgi-
nas manuseadas, para apreciaqdo do leitor comum e do his-
toriador do futuro- A par da historia da imprensa, um pouco 
de historia do Recife, de Pernambuco. 

Se ndo fiz o melhor, consegui o mdximo, numa pesquisa 
continua, de deu em deu, cascavilhando por toda parte, en-
contrando aqui um pequeno jornal, ali uma revista que a 
desidia das tipografias ndo encaminhou a guarda das biblio-
tecas e arquivos. 

Outros volumes virao. 

O historiador pernambucano-recifense Alfredo de Car
valho (27-6-1870/23-6-1916) deixara em poder do bibliofilo 
Olimpio Costa Jmiior um maqo de originais em manuscrito, 
inclusas algumas laudas com o titulo "Jornais Pernambuca-
nos de 1908", seguido este da seguinte - . 

ADVERTSNCIA: 

"O benigno acolhimento que, ndo so do jornalismo local 
como de todo o pais, mereceu o nosso trabalho "Anais da Im
prensa Periodica Pernambucana de 1821 a 1908", mandado 
publicar, como contribuigdo do Estado a Exposigdo Comemo-
rativa do I Centendrio do Estabelecimento da Imprensa no 
Brasil, pelo entdo Governador, o exm° sr. desembargador Si-
gismundo Antonio Gongalves, nos moveu a continuar inven-
tariando as manifestacoes posteriores do nosso periodismo e 
a consignd-las em resenhas anuais, de que esta e a primeira. 

Nelas registaremos todos os jornais novos « bem assim 
OS fatos principais dos procedentes de epocas anteriores. . 

O metodo bibliogrdfico das descricoes e aqui o mesmo 
observado naqioele primeiro inventdrio geral, ao qual estes 
anudrios irdo servindo de suplementos". 

Ndo continuaram, porem, as resenhas, naturalmente 
porque outros empreendimentos de natureza historic a absor-



veram as atividades do insigne homem de letras, cujos tra-
balhos publicados enriqueceream o publicismo pernambucano. 

Fico muito grata a oferta que me fez o con'rade Olim-
pio Costa Junior do precioso documento, no qual se pode ad-
mirar a letra aprumada e viva de Alfredo de Carvalho, que, 
por dilatados anos, se dedicou a mais intensa pesquisa, sobre-
tvAio na Biblioteca Publica do Estado, atual Biblioteca E^ta-
dual Presidente Castelo Branco, cujas colegoes da grandissi-
ma hemeroteca guardam a memoria de sua presenga. 

L. do N. 

Rua Bartolomeu de Gusmao, 258 
— Apto 3, 1° andar — Madalena 
RECIFE - PE. Fone: 25-0712 
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1901 

REVISTA DA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS — 
Pnblica?ao trimestral — Entrou em circulagao o n° 1, datado de 
janeiro/margo de 1901, formato de 22x15, com 40 p&glnas de 
texto, em coluna larga. Da capa, repetldos na p^glna de rosto, 
constavam os versos a seguir, da "Prosopop6ia", de Bento Tei-
xeira: 

"De langas e de escudos encantados 
nao tratarei em numerosa rlma, 
mas de varoes llustres afamados 
mais que quantos a musa nao sublima. 

Em falar a verdade serei rase 
que assim conv6m faz§-lo quem escreve, 
se a justiQa quer dar o que se deve. 

E se 0 fim nao alcanga desejado 
: ,• 6 por nao ser o meio acomodado". 

Impressa na tipografia d'A Provincia, k rua 15 de novem-
bro (atual do Imperador) ns . 49/51, a revista teve a orients-la 
uma Comissao de Redagao, assim constituida: Alfredo de Car-
valho, Carlos Porto Carreiro, Eduardo de Carvalho, Joao Batis
ta Regueira Costa e Antonio Joaquim. Barbosa Vlana. Condi-
coes de assinatura: por um ano — SSGOO, mediante pagamento 
adiantado. Numero avulso — 2$600. Termlnava o Expedlente: 
". . .assina-se na sua sede, no Instituto Arqueologico (Hist6ri-
co) e Geogr&fico Pernambucano, k rua Duque de Caxias n° 115, 
e nas principals livrarias da cidade, onde vendem-se niimeros 
avulsos". 

Firmou o artigo de abertura — "Razao de ser" — o vice-
presidente do sodalicio, Artur Orlando, assim concluindo suas 
consideracoes em turno do papel das Academlas: ''Os membros 
da Academia Pernambucana de Letras, que nao sao s^bios, mas 
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simples cultores das letras, nem pensam na imortal idade de 
seus livros, nem na imortal idade de seus nomes, nem mesmo 
n a imortal idade de suas descobertas, apenas pensam na per-
petuidade das tradiQoes l i ter^rias de Pernambuco . fi o velo de 
ouro a zelar, 6 a razao de ser desta Revista". 

Seguiu-se a divulgagao do Termo de Instalagao da Acade-
mia (1) e dos discursos do presidente, Carneiro Vilela, e do ora-
dor oficial, Carlos Porto Carreiro. : 

Foram outros t rabalhos, em prosa, publicados na ediQao 
de estr6ia: "Estudos sobre Pernambuco", de Artur Orlando, a 
cont inuar , e "Apontamentos para a hist6ria da l i te ra tura per-
nambucana" , de F . A. Pereira da Costa (s6rie), t e rminando 
com poesias de J . B . Regueira Costa, Gerv^slo Fioravante e 
Carneiro Vilela, que deu inlcio as "Legendas da PAtria", ocu-
pando oito p^ginas de alexandrinos (2 ) . 

O no 2 saiu da tado de abr i l / junho; o n^ 3 de ju lho / se tem-
bro, e o no 4 de outubro/dezembro, somando em numeraQ&o se-
guida, o total de 154 p&ginas, que const i tu i ram o primeiro t o -
mo . O segundo comeQou com o n** 5/6, per t inente aos meses de 
Janeiro a junho de 1902 (3), t e rminando o ano com o n" 7/8, 
de julho/dezembro, num total de 144 pdginas . Nesse segundo 
tomo, OS redatores Alfredo de Carvalho e Carlos Porto Carreiro 
foram substituidos por Teotonio Freire e Far ia Neves Sobrlnho. 

A16m da constante apariQao dos nomes mencionados, as 
diferentes edicoes da Revista divulgaram t rabalhos de F r a n -
clsca Izidora GonQalves da Rocha, como o d rama llrico "Elnar" , 
em trfes atos, todo em versos, ocupando 24 p^ginas dos n s . 2 e 
3, e o poema "Lord Byron", em prosa; de Ernesto de Paula 
Santos ; de Almeida Cunha, que foi a t radugao do poema " I n -
termezi^o Lirico", de Heinrich Heine, ocupando 27 p§,ginas do 
no 4; de J . V. de Castro Tavares (p6s tumo) ; de Aprlglo Gul-

(1) A Academia Pernambucana de Letras foi instalada, solenemente, 
no dia 26 de Janeiro de 1901. 

(2) O poema de Carvalho Vilela prosseguiu nas duas edigoes seguln-
tes; ficou suspense por alguns meses, para continuar no n ' 7/8, ano II, per-
fazendo um total de 34 paginas e 1.301 versos. 

(3) Naturalmente erro de revisao, acha-se registrado o ano 1904. em 
lugar de 1902. nos "Anais da Imprensa Peri6dica Pernambucana — 1821/ 
1908", do historiador Alfredo de Carvalho. 
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maraes : o pr61ogo do drama historico nacional "Joao de Souto 
Maior'' ou "O dellrio do patr iota", ocupando 20 pS,ginas do n° 
7/8; de Sebastiao de Vasconcelos Galvao; de Paulo de Arruda 
e de Martins Junior; mais discursos academicos, juizos criti-
cos, bibliografias, a tas e relatorios. O no 4 publicou tamb6m 
a "Lei Organica" da Academia, e consta do n^ 5/6 um relat6-
rlo, de 28 p^ginas, do secret^rio perp6tuo Joao Batista Reguei -
ra Costa, sobre as atividades da instituigao durante o ano de 
1901. 

Ap6s uma interrupQao de 24 anos, voltou a Revista a cir
cular, em segunda fase, a 26 de Janeiro de 1926, formato de 
23x16, com oito p^ginas de texto. Comlssao Diretora: Manuel 
Arao, Costa Rego Junior, Laiete Lemos, Raul Monteiro e Neto 
Campelo. 

Confeccionado na Imprensa Industrial , a rua do Apolo n*> 
78/82, divulgou o magazine o artigo "Razao de ser", assinado 
por Artur Orlando, que servira de apresentagao da estr6ia, pre-
cedido de palavras encomi^sticas sobre o escritor extinto. Ma
teria publicada: Estudo, de Franga Pereira, a respeito da Aca
demia (um dos ultimos, senao o ultimo, da lavra do escritor); 
trabalhos, em prosa e verso, de Manuel Arao e Faria Neves So-
brinho; discursos academicos de Samuel Martins, Franca Pe
reira (p6stumo), Oliveira Lima, Laiete Lemos e Dom Jos6 Pe
reira Alves e as "f61has bibliogr^ficas" de Manuel Neto Carneiro 
Campelo e Joaquim Jos6 Faria Neves Sobrinho. 

Do n° 1, ano I, passou para o n^ 3, ano III, (como se hou-
vesse circulado o n^ 2 ano I I ) , de jvmho de 1928, impresso na 
Tlpografia Globo, a rua Visconde de Inl iauma (atual do Ran-
gel) no 162. Capa, como sempre, de cartolina de cor, e 126 pA-
glnas de texto. Abriu com o notici&rio e discursos da solenida-
de comemorativa do 25° anivers^rio (ocorrido em Janeiro de 
1926) da Academia. Seguiram-se discursos de posse, folhas bi-
bllogr6ficas" e produgoes de Manuel Arao, Costa Rego Junior 
e Faria Neves Sobrinho. 

Veio, finalmente, a ultima edigao da segunda fase: n^ 4, 
ano IV, de maio de 1929, contendo 90 p^ginas de texto. Traba-
Iho grifico da oficina da Associagao da Boa Imprensa, ou seja, 
A Tribuna, situada k rua do Riachuelo. O corpo redacional so-
freu duas substituigoes: sairam Manuel Arao e Neto Campelo; 
en t ra ram MArio Melo e Julio Pires Ferreira . Do sum&rio, al6m 
de discursos e "folha bibliogr^fica", constaram produgoes de 



30 LUIZ DO NASCIMENTO 

Faria Neves Sobrinho, Raul Monteiro e Manuel Arao e uma ho • 
menagem a memoria do academico fundador Luiz de Franga 
Pereira . 

Todas as edigoes apresentavam quadros atualizados dos o-
cupantes das cadeiras da Academia e respectivos pa t ronos . 

Finalmente, reapareceu a Revista, em terceira fase, apos 
outro longo periodo, de quase 23 anos, com o n*' 1, ano I, de 
dezembro de 1951, obedecendo ao mesmo formato e igualmente 
impressa na tipografia d'A Tribuna. Comissao diretora: M^rio 
Melo, Edwiges de S^ Pereira, Costa Rego Junior, Araujo Filho, 
Esdras Farias e Hermogenes Viana. Texto de 162 p^ginas e ca-
pa em cartolina branca . 

Ainda sob o titulo "Razao de ser", coube ao primeiro dos 
redatores mencionados assinar o artigo de aber tu ra . Falou ele 
das duas primeiras fases do magazine, dos primeiros dias de 
esplendor da Academia e do seu periodo de inatividade, acres-
centando: "Felizmente a Academia encontrou um Mecenas — 
o industrial Oton L. Bezerra de Melo — de modo que desapa-
receu o grande mal da falta de recurso financeiro e a Revista 
vai en t ra r na sua terceira fase, com esperanga de veneer todas 
as dificuldades que, porventura, se antolhem no seu caminho" . 
Manteria o lema expresso por Carneiro Vilela, no discurso inau
gural de 26 de Janeiro de 1901, que se resumia em "honrar as 
tradigoes liter^rias de Pernambuco" . 

A edigao inseriu diferentes notas literdrias, farto noticl^-
rio da solenizagao do cinquenten^rio da Academia, incluindo 
discursos e mensagens recebidas; conferencia de Valdemar de 
Oliveira, sobre o tema "Castro Alves''; outras produgoes, em 
prosa, de C61io Meira, Luiz Delgado, Lins e Silva, Hermogenes 
Viana, Edwiges de S^ Pereira, Joao Aureliano, Silvino Lopes, 
conego Alfredo Xavier Pedrosa e Araujo Filho, e poesias de 
Eustorgio Vanderlei, Costa Rego Junior, Oscar Brandao da Ro -
cha e Esdras Far ias . 

Infelizmente, ficou no primeiro numero a terceira fase da 
Revista da Academia Pernambucana de Letras (4) (Bib. Pub. 
Est.). 

(4) S6 em 1964 encetou uma quarta fase o magazine dos "imortais" 
pernambucanos, quando na presidencia da Academia o escritor Luiz Del
gado. Prossegue a publicagao. 
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O VIRIATO — Orgao de Justas Homenagens — Tendo como 
redatores. . . "diversos", circulou no arrabalde do Porto da Ma
deira, a 17 de Janeiro de 1901, festejando o aniversdrio nata-
llcio de Manuel Viriato do Socorro. Numero linico, de quatro 
pdginas, apresentou-se em formato de 22x16, inserindo edito
rial e saudagoes diversas, assinadas por amigos e admiradores 
do homenageado. Trabalho gr^fico pouco lisonjeiro. 

Outra edigao, o formato um pouco maior — ano II, n^ 2 — 
publicou-se a 17 de Janeiro de 1904, Impressa em excelente pa-
pel, no atelier da "Maison Chic", as duas paginas externas em 
tinta encarnada e as internas em azul. Sob o titulo, lia-se: "Em 
comeinoragao ao aniversario do mais dileto amigo", constando 
toda a materia, ilustrada, de saudagoes, em prosa e verso, ao 
festajado Manuel Viriato do Socorro (Bib. Ptib. Est.). 

CHIC — Jornal catita, ilustrado e impresso h la diable, dis-
tribuido a I'oeil pela Maison Chic — O n° 1, ano I, circulou no 
mfes de Janeiro de 1901 (1), formato de 32x22, com quatro pa
ginas, impresso em papel couch6, a cores, em tipografia pr6-
pria. 

Dedicado k propaganda do roferido estabeleclmento co-
mercial, lia-se na nota de abertura, dirigida k leitora: "Nada 
Ihe promete senao informar petit-a-petit de tudo o que na mo-
da atual tiver o ultimo grito e imperar como princlpio ativo do 
dernier bateau". 

Inseriu em meio aos anuncios ilustrados e notas soltas, a 
cronica "A liga", sobre "a arte de vestir". 

Obedecendo ao programa de 6rgao anunciante das novida-
des da Maison Chic, publicou-se o n° 2 logo em fevereiro e, dal 
por diante, com certa irregularidade, inclusive ao atingir 1902-
No ano III (e ultimo) sairam cjuatro edigoes: o n° 1 no mfes de 
fevereiro e o n^ 4 no dia 15 de dezembro de 1903. (Bib. PJib. 

O ESTUDO — Peri6dico Literdrio e Publicagao Mensal — 
Surgiu a 4 de fevereiro de 1901, em formato de 28x19, com qua
tro paginas de duas colunas a 16 ciceros. Redatores — Jos6 Ro-

( ) Alfredo de Carvalho (obra ci tada) registou er roneamente , como 
a segulr, a est ieia do Chic: " . . . s . d. , saiu em dezembro de 1900" 
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drigues dos Anjos e Euz6bio de Sousa. Traba lho gr^fico da ofi~ 
c ina do Jo rna l do Recife. Ass inatura t r lmes t ra l — If000. 

No editorial de apresentagao — "Porque nos congregamos" 
— dizia a redagao que O Estudo era "mais u m a manl fes tagao 
de que na a lma juvenil do e s tudan te p e r n a m b u c a n o pa lp i ta 
for temente o sangue dos saos principios e no c6rebro da moci-
dade estudiosa agi ta-se a id6ia da lu ta pelo desenvolvimento, o 
desejo a rden te de par t ic ipar de per to do g rande banque te das 
coisas p ^ t r l a s " . 

A bem or ien tada folha divulgou crdnicas e ar t igos conci-
sos, assinados pelos redatores e por Joao Ezequiel, Mar t ins F i -
Iho, Jos6 de Barros Lima e Ariosto; ligeiras noticlas e o "Quebra 
cabegas", de Javer t . 

Circulou o no 2 no dia 3 de margo, inser indo colaboraQoes 
de Marcionilo Maciel, M&rio Melo, Olimpio Fe rnandes e Ma
nuel Pinheiro Filho (Rib. Nac. e Bib. Piib. Est.) ( 1 ) . 

O no 3 ( e ul t imo) publicou-se, consoante o registro dos 
"Anais", no dia 13 de abr i l . 

O CISCADOR — 6rgao do Clube Misto dos Ciscadores — 
Embora circulando pela pr imeira vez, apareceu com a ind ica-
Qao de "ano IV", numero unico, a 17 de fevereiro de 1901. Fo r -
m a t o de 22x16, qua t ro p^ginas e modesto aspecto gr^fico, fol 
impresso na oficina de Eduardo Layme, k r ua Duque de Caxias. 

Divulgou mat6r ia carnavalesca, cri t lca de costumes e u m a 
croniqueta i lustrada (Arq. Piib. Est . ) . 

Voltou a publicar -se — n^ 2 — no Carnaval de 1905, a 5 de 
margo . 

O PHILOMOMO JUNIOR — Bisnagada Carnavalesca P a r a 
o Ano de 1901 — circulou no dia 17 de fevereiro, com q u a t r o 
p^ginas, em formato acima de m6dio (papel couch6) , todas li-
tografadas , a pr imeira e a u l t ima desenhadas e as do cen t ro 
gravadas em manusc r i to . 

(1) Na Biblioteca Piibllca do Estado s6 existe comprovante da pri
meira edlgao. 
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A alegoria da frente representava um cen^rio aberto, ro-
deado de holofotes, ao centro do qual, sob o titulo "Ao publico 
folgazao — Riamos", achavam-se manuscritos os seguintes 
versos: 

"Camilo dlsse uma vez . 
Que a sisudez 6 doenga. • -' ~ 
Porisso, caro burgues, • ' ' 
Riamos sem mais detenga. ' 

Nao para aqui; disse mais 
Sor Camilo, com crit6rio: 
— De todos OS animals '' •• 
fi o jumento o mais s6rio. 

A vista disso, um conselho ^ 
Vai dar-te amigo casmurro: 
— Se nao te ries, meu velho, 
Ficas sendo um grande burro". 

Nao era de muito porte a miat6ria redacional, constituida 
de prosa e versos ligeiros. O cliche final encerrava diferentes 
motivos de alegoria e critica (Bib. P<ib. Est.). 

SfiCULO XX — Jornal-reclamo, edigao de Carnaval (e uni~ 
ca), apareceu datado de 17/18/19 de Janeiro (na realidade, era 
fevereiro) de 1901, em formato de 35x24, com quatro p^ginas 
de tres colunas. Redator — Pafuncio Semicupio Pechincha. 
"Assinatura: gratis para quem satae ler". 

Apresentou, na p^gina de frente, uma folhinha-calendS,-
rio para 1901; a ultima so inseriu reclamos comerciais, figu-
rando nas do centro o artigo de abertura, assinado por O Ti-
p6grafo, seguido de boa materia humorlstica e satirica: versos, 
anedotas, trogas e curiosidades, com aniincios de poucas linhas 
intercalados, amena propaganda da editora, a Tipografia La-
emmert & Cia., situada k avenida Marques de Olinda n^ 4 
(Bib. Piib. Est.). 

AZUL E OURO — Revista Liter^ria e Cientifica — Publi-
cagao mensal, surgiu a 5 de margo de 1901, formato de 26x18, 
com 14 paginas, inclusa a capa, esta trabalhada em artlsti-
cas vinhetas, tendo ao centro o titulo, o sum^rio e um soneto. 
Confecgao da Imprensa Industrial, k rua do Bom Jesus, 34 e 
36, em cujo escrit6rio funcionva a redag§,o, tlnha esta & sua 
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frente Cai tano de Almeida Andrade , Manuel D u a r t e e Eugfenio 
de S^ Pe re i ra . Constava o prego de 1$000 por a s s ina tu r a m e n -
sal , e, em contradigao, o seguin te : "Cada n u m e r o avulso c u s -
t a 1$500". 

Lia-se, n a sub-capa , o seguinte Expedien te : "A revls ta 
Azjul e Ouro publicard somente t r aba lhos in6ditos e cujos a u -
tores sejam filhos do nor te da Reputalica. Nao es ta filiada n e m 
filiar-se-6, a n e n h u m dos grupos l i terdrios exis tentes e que pos-
s a m ad fu tu rum apa rece r . Dos trataalhos enviados se escolhe-
r^ um, por sorteio, p a r a o lugar de h o n r a n a capa, e ou t ro que 
se publ icar^ no texto, j u n t a m e n t e com o r e t r a t o do a u t o r . A 
redacao pede, enca rec idamen te , aos dis t in tos h o m e n s de le -
t r a s de Pernarabuco e dos outros Estados do no r t e o otas6qulo 
da colataoragao, porque 6 o seu maior desejo m a n t e r Azul e 
Ouro em posigao digna e capaz de r ep re sen ta r as in te lec tua l i -
dades do nor t e em qualquer ponto do pa l s" . 

Bem elaborado editorial , sota o t i tu lo "F la t lux" e o sub~tl -
tulo "Em profissao de f6", abr iu a pr imei ra p^g ina do texto , a s -
sim iniciado: 

"Almas em flor, abe r t a s ao sol espl r i tua l izante da rellgiao 
que apostolamos e que pode, desde jA, ser c r i smada — jacobi -
n ismo l i terdr io; peitos em que a esperanga imor ta l en t rou v i to-
r iosamente , c langorosamente , ba t endo o Fa ta l i smo e o Desa-
lento ; c6rebros em que o Sonho ergueu, sotaerano, u m s61io, pa
ra r e ina r absoluto; eis-nos acaste lados n a Tu r r i s - ebu rnea da 
Observagao e da Andlise, pa ra en toar , quebrando o silfencio que 
nos envolve, canticos ao futuro do Belo que imag lnamos des -
t ronado , como um rei infeliz, mas a inda enroupado de p u r p u 
ras, d iademado de estrelas b r a n c a s . . . " 

Prosseguiu, assim, o ar t igo, cheio de divagagoes po6ticas, 
p a r a t e r m i n a r : "Escaldadas ao calor do Livro, nossas f rontes 
saberao resist ir k ingra t idao das in temp6ries for tes . . . O n o s -
so lema 6 este: — So a descrenga 6 u m m a l . . . " 

A16m de produgoes, em prosa e verso, ass inadas pelos r e d a -
tores , a bem impressa revista divulgou poesia de Edwiges de S^ 
Pere i ra , ar t igos de Ant6nio Valenga e Clemente Aires ("Repor-
t agem biogr^fica") e o longo estudo "O lirismo portugu&s a t r a -
v6s dos tempos", que cont inuou no mes seguinte , sem as s ina 
t u r a . Uma s6 piigina de aniinclos completou a edlgao: a l i l t i -
m a da c a p a . 
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O segundo numero, que foi tamb6ni o ultimo, circulou da-
tado de abril. Com duas p^ginas a menos, teve, a mais que o 
primeiro, a ilustr4-lo, retratos a bico-de-pena, abrlndo o tex-
to o de Martins Junior, da autoria de Euclides Fonseca. Outros 
colaboradores: Alipio Meneses, Mateus de Oliveira e Ollmplo 
Galvao (Bib. Pub. Est.). 

O EMBAIXADOR — 6rgao Mensal de Propaganda Evan-
g^lica — Apareceu em abril de 1901, formato de 25x17, com 
quatro p^ginas a duas colunas de 14 ciceros. Redator principal 
— Manuel Sacramento; gerente — Bernardino Ferrelra, fun-
cionando a redagao na rua Sao Jos6 de Riba Mar n° 27. Tra-
balho material da Tip. Luso-Brasileira, situada k rua de SS,o 
Francisco (atual Siqueira Campos) n" 2-F. Tabela de asslna-
turas: ano — 2.f400; trimestre — 1600; mSs — $200. 

Esforgar-se-ia "pela emancipagao espiritual dos nossos 
conterraneos", consoante o artigo-programa, "combatendo o 
erro, a superstigao, a mentira, o culto falso e id61atra". 

Sua materia constou de artigos de doutrinagao; "A arim6-
tlca do crente", notici^rio especilaizado e alguns versos. 

Mantendo, no cabegalho, a divisa "Nos fazemos o oflcio de 
embaixadores em nome de Cristo" ,(2. Cor. 5:20), o peri6dico 
aumentou, no seu no 3, o formato para 35x23, a duas colunas 
de 18 ciceros, a fim de publicar "todo o movimento evang61ico 
das igrejas cristas em todo o mundo". Solicitava, entao, aos 
"Irmaos e pros61itos do Evangelho" que auxiliassem o jornal 
com novas assinaturas, "deixando de parte as constantes lu-
tas" que diariamente se agitavam no "nosso meio social evan-
g61ico", uma vez que sua forga dependia da "uniao vital dos 
nosso sentimentos''. 

O corpo redacional d'O Embaixador foi acrescldo dos no-
mes de Joao da Cunha, Ulisses de Melo e F . Magalhaes (este 
ultimo deixou de aparecer na edigao seguinte), e alguns amln-
cios tiveram admissao na quarta p&gina. Mais dois meses e o 
encarregado das finangas cedeu o lugar a Manuel Francisco da 
Costa. E afastava-se o redator Cunha. Entre os colaboradores 
contavam-se Leopoldina Malta, Almeida Sobrinho e Joao M. 
G. dos Santos. 

Ap6s o n" 7, datado de outubro, foi o jornal suspense, para 
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reaparecer, como prometia, em Janeiro de 1902 (1), suspensao 
motivada pelo abandono da causa por par te dos ass lnantes . 

Esperava, prometeu o redator, continuar no "posto de com-
bate", o que, entre tanto , nao ocorreu, ^ falta, na tu ra lmente ; 
do estimulo pecuni^rio que solicitara dos desavindos evange-
listas (Arq. Pub. Est.). 

AURORA SOCIAL — Orgao do Operariado mant ido pelo 
Centro Protetor dos Operdrios — Saiu a lume a 1° de maio de 
1901, em bom formato, com quatro p^ginas, confeccionado na 
Imprensa Industrial , a rua do Bom Jesus ns . 34/36. Trazia sob 
o titulo o slogan: "Prolet^rios de todos os palses, uni-vos!" 
Corpo redacional: Joao Ezequiel, redator-chefe; Manoel J de 
Santana Castro, Rodolfo Lima, Martins Filho, Francisco Brito, 
Ulisses de Melo, Secundino Lins e Flaviano Martins, gerente 
•— Vieira de Melo, funcionando redagao e escrit6rio na rua Pe
dro Afonso (atual da Praia) no 60. Tabela de assinaturas: ano 
— 9§000; semestre — 6$000; mes — 1$000. 

O editorial de apresentacao aludiu a compreensao do pa-
pel que cabia aos trabalhadores, a instituigao do Dla do Tra -
balho, quando "os deserdados da sorte, que tem o crime de n a s -
cerem na pobreza, a t i ram k face do capitalismo o seu grito de 
guerra contra a exploragao de que sao vit imas". 

Era preciso acabar com o argentarismo, era necess^ria a u • 
niao de todos os companheiros. "A Aurora Social, longe das su -
gestoes partiddrias e interesseiras", chamava "a postos a classe 
oper^ria, a fim de um dia o trabalhador, vencendo os agrores 
da atual organizaqao, entoar o cantico solene da sincera rel-
vindicagao". Apelou para que a mulher se levantasse do ma-
rasmo, pugnando pela sua emancipaQao. Mais adiante, disse: 

"Filhos do trabalho, vitimas do infortunio atr6s que mata 
e aniquila, aqui tendes o vosso orgao, que vos falar^ ao cora-
gao com a linguagem singela e rude daqueles que s6 conhecem 
o trabalho, mas que sonham ainda com um dia melhor, onde 
o nome operdrio seja realmente glorificado. A Aurora Social, 
que hoje nasce, chela de vida, risonha e esperang.osa, nao con-
nhece ragas nem religioes, cores nem preconceitoe, porque re 

el) Alfredo de Carvalho registara o n ' 3, d'O Embaixador, de Junho de 
1901, como ultimo, seguido de interrogaQSo. 
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presenta o vosso direito, que incontestavelmente 6 o mais belo 
sentimento daqueles que se manutem k custa dos seus proprios 
esforQos". 

A edicao foi praticamente dedicada a data, com artigos e 
notas assinados pelos redatores e um soneto do socialista ita-
liano Francisco Marotti, radicado no Recife. 

Durante algumas edigoes, a partir da segunda, o periodico 
inseriu, na quarta p^gina, em coluna aberta, o seguinte; "Aos 
companheiros — Este jornal, que 6 o fiel representante da clas-
se oper^ria de Pernambuco, se publicar^ quinzenalmente, e se 
o vosso amor e interesse pelos vossos direitos forem uma rea-
lidade, ele passarA a semanal ou di^rio, e manter^, uma cor-
respondencia direta com todos os palses, pondo-vos ao corren-
te de todo o movimento oper^rio. A16m disso, procviraremos 
ilustr^-lo, dando-lhe todo o realce de unia folha bem organi-
zada. A sua colaboragao 6 exclusivamente de oper^rios e ele 
vos falar^ sempre a verdade, pugnando por vossos direitos. Pa
ra isto, pois, uma unica coisa bastard fazerdes: auxili^-lo na 
sua publicagao, tomando uma assinatura. fi isto, pois, o que 
esperamos". 

Logo no no 5, o cabegalho foi substituido por vistoso clichfi, 
cujo desenho representava, a esquerda, o sol nascente no hori-
zonte, a desprender raios, trazendo no seu bo.io o slogan j& 
mencionado. No n° 6 verificou-se a saida de Vieira de Melo e 
do redator Rodolfo Lima, assumindo Francisco Brito a geren-
cia. A16m de artipos redacionais ou assinados, mantinha-se a 
segao "Pelo mundo", vasto notici^rio local e a segao "Recreio", 
de charadas. Joao Ezequiel firmava a cronica "Farrapos", nao 
faltando, igualmente, a parte liter^ria, com as "P6rolas soltas", 
na qual se liam produQoes, em prosa ou verso, de Tem.istocles 
de Andrade, Martins Filho, F . Marotti, Jos6 Saturnino, Samuel 
Lins, Jos6 Gomes de Matos e Silva, etc. 

Nova modificaqao veio a ocorrer no cabegalho, no n^ 11, de 
1<̂' de outubro, quando o cliche foi substituido por artlstico t ra-
balho em tipos e vinhetas, acrescentando-se-Ihe, a direita, ou-
tro slogan: "A emancipagao dos trabalhadores deve ser obra 
deles mesmos". • 

Admitindo novos colaboradose, como Ildefonso Acioli, Es-
tevao Estrela, F . G. Costa Sobrinho, Anco M&rcio, com as 
"Aparas"; Br^ullo da Silva Fraga, Cle6menes Filho, Agripino 
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da Siva, Pedro Mendes da Costa e outros, seguiu a Aurora So
cial existencia normal, vindo a dedicar, um ano depois, nova 
edigao ao 1° de maio, ocupando a primeira pdgina um desenho 
simbolico, com a legenda: "Homenagem da Aurora Social", ao 
passo que as tres p^ginas restantes apareceram repletas de ar-
tigos, maiores ou menores, ou poesias, em saudagao k da ta . 

Ora com uma pAgina de anuncios, ora absolutamente sem 
eles, o periodico, j& para o fim do segundo ano, veio a ilustrar 
a primeira pAgina com cliches de operdrios de projegao, e man-
teve sempre o mais completo notici^rio possivel das ocorreri-
cias das classes trabalhadoras, afora os comentArios alusivos e 
OS artigos de doutrina e de propaganda socialista. 

O primeiro niimero de 1903 que saiu a 19 de Janeiro, pu-
blicou longo "Manifesto do Conselho Geral do Partido Socialis
ta Brasileiro aos habitantes do Brasil, especialmente aos pro-
let&rios". Na edi^ao seguinte, inseria as resolugoes tomadas no 
Segundo Congresso Socialista Brasileiro, realizado em Sao 
Paulo. 

J^ nao se publicava quinzenalmente a Aurora Social, o que 
so conseguiu fazer no primeiro ano e em parte do segundo; as-
sim 6 que, em 1901 (oito meses) sairam 16 numeros, mas, du
rante todo o ano de 1902, so foram publicados 20. E continuou 
como mensario, circulando em dias indeterminados. Aparecia, 
entao, como gerente, Pedro Alexandrino de Melo, ao mesmo 
tempo assinando artigos de colaboracao. J& nao figurava, no 
Expedlente, o corpo redacional. Outros colaboradores foram 
Br&ulio Fernandes Tavares, Alfredo Lima, Manuel Gaia, Alvaro 
de Carvalho, Pedro Borges da Fonseca, F . Galvao, Samuel Ra
mos, etc. 

Com 0 no 12, de 31 de dezembro de 1903, ficou suspense o 
bem feito orgao socialista, sem concluir a divulgagao dos lon-
gos Estatutos do Centro Protetor dos Oper^rios em Pernambu-
co, iniciada na edi?ao anterior. 

Transcorridos mais de dois anos, reapareceu a Aurora So
cial — ano V, no I — a 1 de maio de 1906, mantendo os mes-
mos slogans do cabegalho, com redacao a rua de Santa Teresa 
n° 21 e Impresso, no mesmo formato anterior, na tipografla de 
Silva & Ribeiro, a rua Estreita do Ros^rio n^ 33, para conti-
nuar, no terceiro niimero, na oficina gr^fica da Agencia Jor-
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nallstica Pernambucana, de Julio Agostinho Bezerra, a, rua do 
Imperador ns . 31/33. Declarava o artigo de apresentagao: 

" . . . aqui est^ a Aurora Social, que continuarS, a ser o que 
sempre foi: um espantalho para os maus, para os r6probos, e 
uma alavanca poderosa para a liberdade dos crentes, dos pu-
ros, dos sinceros e dos bem intencionados". Ressurgia protes-
tando contra "o fuzilamento dos sublimes propagandistas de 
Chicago" e contra "a exploracao que, em nome do operariado 
pernambucano, vai fazendo a burguesia hodierna". 

Constava do expediente: "A Aurora Social ser^ publicada 
tantas vezes quanto permltirem as suas forgas". E, a partir 
do no 3: " . . . obedece a orientagao mental do companheiro 
Joao Ezequiel", sendo Pedro de Melo encarregado da parte fi-
nanceira. 

A16m de editorials e amplo notici^rio especializado, inclu-
sa a segao "Movimento operArio", a folha teve, tamb6m, nas 
suas edlQoes, a colaboragao literaria de Martins Filho, M. de 
Sousa Aguiar, Jos6 Dativo, Augusto Leite, J . Trindade, Alberto 
de Brito, Pedro Alexandrine de Melo, Dudu Peralta (pseuddni-
mo de Durval de Brito), com os "Bilhetes Postals"; Joao S. de 
Carvalho, Tomaz Vila-Nova, Rocha Melo, Manuel Gaia, Mucio 
Guerra, Edwiges Chagas, etc., mantendo ainda uma seyao de 
Literatura, com sonetos de Mariano Lemos, Braulio Fraga, Jos6 
Esteves, Vital Pereira da Silva Melo e outros. 

Por fim, a Aurora Social recomendou a candidatura do es-
critor-oper^rio Joao Ezequiel d. deputagao estadual. 

Findo o ano com o n° 14, de 31 de dezembro, comegou 1907 
com o no 1, ano VI, de 24 de Janeiro. Mas estava no fim a exis-
tfencia do 6rgao socialista, que s6 veio a divulgar o n° 2 a 18 
de abrll. E foi o ultimo (Arq. Piib. Est.). 

A COISA — Critica Satirica e Livre •— Publicagao iniciada 
no m6s de maio, nao restando comprovantes das duas primei-
ras edlQoes, teve o seu n^ 3 em circulagao a 5 de julho de 1901, 
formato de bolso — 16x11, com quatro p^ginas. Redator-chefe 
— K. Pitao; redatores — K. Lunga, K. Brito, K. Galo e K. Peta, 
funcionando a redagao na "rua dos Colegas n" 69". Assinatu-
ra trimestral — 300 r6is. "S6 sal uma vez por m6s". Impresso 
na tipografia d'A Coisa. 
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Sua materia dividia-se em se^oes, tais como: "Versos Que-
brados", "Perguntas a vapor", "L6rias", "Cemit6rio d'A Coisa" 
e "Charadas". 

O no 4 saiu no dia 21 de agosto, todo encarnado, acrescido 
o formato para 26x18, mas reduzido a tres os redatores e t rans-
ferida a redagao para a travessa do Ouvidor n° 12. Apareceu 
K. Tao corrigindo, em artiguete, erros gramaticais de BUontra, 
colaborador d'O Pelintra, jornalzinho de identico quilate. E 
nao faltaram notas humoristicas de duplo sentido. 

Nao houve outras edigoes (Bib. Pub. Est.). 

O INDIO — Com bastante antecedencia, saiu a lume esse 
"endiabrado livro de sortes para Santo Antonio, Sao Joao e Sao 
Pedro", acrescentando a noticia, a respeito, da Gazeta da Tar-
de, de 8 de miaio de 1901: "Escrito com verve, merece ser pro-
curado pelos que gostam de divertir-se". 

O APITO — Este outro, confeccionado na oficina da Im-
prensa Industrial, apresentou -se "cheio de espirituosas sortes 
e variada parte liter^ria", conforme o Jornal Pequeno de 25 
de maio de 1901. Foi redigido por Gregorio Junior e Juca Per-
neta. 

A GITANILHA — Livro de sortes de D. Sanches y Guitar-
rilla, apresentou-se com 152 p^ginas, impresso no Atelier Mi
randa, para ser vendido o exemplar a ISOOO. "A16m de diversos 
e variadoa assuntos" continha poesias, anedotas, receitas uteis, 
contos e . . . o diabo" (Jornal Pequeno, 28/5/1901). 

O K-TISCA — Circulou com 100 p^ginas, divulgando, a par 
da s6rie de sortes, materia variada. Foi organizado pelo Dr. 
Anzol Agudo. Prego do exemplar — 8500 (Jornal Pequeno, 
1/6/1901). 

O CABEQAO — "Espirituoso livro de sortes", que se dizia 
"um livro el6trico", circulou, consoante o Jornal Pequeno, na 
segunda semana de junho de 1901, contendo "variada parte li-
ter^ria e toda a historia do c61ebre "Cabegao", que, por algum 
tempo, ocupou a atengao do nosso publico". 

O TRAQUE — Redigido pelo humorista Claudio Gil, foi o 
ultimo livro de sortes posto em circulagao em 1901, noticlado. 
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ainda, pelo Jornal Pequeno. Teve 72 paginas, dividida a m a 
teria em diferentes segoes. 

O COMETA — Livro de profecias! Biblia do futuro! Or^-
culo das mo^as! — Circulou em junho de 1901, obedecendo ao 
formate de 17x11, com 84 paginas . Dizia-se: "Monoclereosco-
popone luminoso, para as noites festivas de junho" . Programa: 
"Variados, modernos e espirituosos assuntos. Li teratura su-
pimpa. Com6dias. Monologos. Canconetas. Musicas para pia
no e canto . Direcao de Fortunate Ventura (Ernesto de Paula 
San tos ) . Trabalho gr^fico da oficina d'A Provincia. 

A mater ia constou de quatro segoes: "O futuro" — Sortes; 
"Literatura", com a colaboragao de Anselmo Ribas, Joao Bar-
reto de Meneses, Caliban, Euniciano Ribeiro, Anibal Amorim, 
Pedro de Abel (pseudonimo de Jiilio (C6sar) Falcao) Pif, afora 
transcrigoes, "Teatro", com uma cangoneta e a comedia em 
um ato "Debaixo da mesa", ambas de Ernesto de Paula San
tos, e "Musica", com originals musicals de Artur Nogueira Li
ma (Coleg. Moacir S. Maior). 

POTYGUARANIA — Revista Cientifica, Politica e Liter^-
ria. Orgao da Colonia Academica Norte-Riograndense — Deu 
k luz o primeiro numero a 12 de junho de 1901, formato de 
25x18, sendo confeccionada na Imprensa Industrial , a rua Bom 
Jesus n° 32, com escritorio e redacao a rua Velha n° 59, 2*̂  an -
dar . Pre§o do exemplar — 1$000. 

Alimentava, consoante o art igo-programa, o desejo de ser 
litil as letras p^trias e, par t icularmente , ao Estado natal , pug-
nando "pelos seus interesses e direitos". Seria o eco de "sen-
timentos imparciais e sensatos" e "a expressao singela e refle-
tida dos ensinamentos proveitosos"; " . . . a condensagao de 
nossos esforgos, o t ransunto de nossas locubragoes primeiras". 

Publicaram-se, nada obstante tao animadora perspectiva, 
apenas tres edigoes: a segunda a 21 de julho e a terceira a 25 
de agosto. Com excelente capa t raba lhada em vinhetas, o ti-
tulo em diagonal, incluia-se nela um soneto original e o sumA-
rio. Reverso em branco. Impressa em papel couche, apresen-
tou-se o primeiro numero com oito paginas de texto e os dois 
ultimos com doze, contendo produgoes, em prosa ou verso, dos 
redatores S. Fernandes, Antonio Soares, J . Medeiros, Alcibla-
des Cabral, Luiz Lira, Augusto Montelro, Orcarlino d'Erbal, Li
ma Filho, U. G., Costa Barros, Raul Fernandes, Abel Barreto, 



42 LUIZ DO NASCIMENTO 

J. Antunes, e as "Notas de casa", assinadas pela Redagao (Arq. 
Pub. Est.). 

A PIMENTA — Folha Noticiosa e Humoristica — Estreou 
a 16 de junho de 1901, formato de 36x25, com quatro p^ginas, 
impressa na oficina gr^fica da Aggncia Jornalistica Pernam-
bucana, de Julio Agostinho Bezerra, a rua do Imperador ns . 
31/33. Redagao na mesma rua, n° 65. Propriedade de Antonio 
I. Borges (Juca Palheta) e Samuel Jos6 dos Santos (Pato Pa-
tureba). Tabela de assinaturas: semestre — 48000; trimestre — 
21000, depois reduzida para SSOOO e 1«500, respectivamente; 
para o interior, primeira parcela — 4$000. Numero avulso — 
100 r6is. 

Apresentou-se com o editorial abaixo: "Comparando rral, 
a imprensa 6 uma grande cozinha onde se preparam os allmen-
tos espirituais do publico". 

"Aproveitando esse luminoso pensamento que ai fica, po-
de-se dizer que os jornais di^rios parecem hot6is de v4rias 
classes, desde o frege-mosca at6 ^ mais luxuosa hospedaria, 
conforme a qualidade dos pratos fornecidos aos fregueses. E, 
na verdade, h& artigos de fundo mais indigestos do que uma 
feijoada de carne seca adubada com gerimum e toucinho ran-
qoso e na qual entraram pedaQOS de carne que sobejaram no 
dia anterior, quando serviram de bife, lombo ou guisado. O lei-
tor olha-os, come alguns bocados, engulindo-os a forca de 
cdlice de cana, e deixa o resto, que ainda ha de ser aproveitado 
por outro fregues retardat^rio. 

"Hd telegramas verdadeiras sopas. Sopas de pao duro, in-
chado n'&gua fria durante uma noite inteira, espatifado no ou
tro dia em caldo grosso com alguns temperos, inclusive meia 
duzia de moscas. E o que se diz desses artigos e desses telegra
mas refere-se tamb6m a outros produtos intelectuais que se 
leem nas folhas di^rias, encontrando-se, 6 verdade, alguns ace-
pipes bons, servindo os anuncios e outras publicagoes como azei-
te e vinagre para a refeicao. 

"Dissemos isso para justificar o titulo de nosso periodico — 
A Pimenta. Todos sabem que a pimenta, al6m de um bom esti-
mulante, simboliza o maior elemento da felicidade humana. 
Faz dar estalidos na lingua e palpitar os coraQoes. Apresentan-
do a nossa em publico, prometemos faz6-la entrar em toda par-
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te, bolir com todos, mas de modo que nao ofenda a n ingu6m. £; 
u m a p imen ta inofensiva, verdadeira p imenta d ^ g u a . . . " . 

Constava do expediente: "Aceita-se toda e qualquer cola-
boragao, prometendo-se publicar desde que t e n h a p imenta e 
nao ofenda d. Exma. Moral" . 

No segundo numero , v inha o editorial "Vitbria", no qual 
declarava a redacao: "O primeiro numero d'A Pimenta esteve 
de molho t res dias, em maos do s r . Agostinho Bezerra, propr ie-
t^rio da Agencia Jornal is t ica, a rua do Imperador n° 31, razao 
pela qual o publico nao a teve fresquinha, como nos Ih'a m a n -
damos . Fa l tava a licenga da policia e o sr . Agostinho receava, 
com mui ta razao, que os agentes da moral idade publica a r r e -
batassem o novo periodico nas ruas , quando os gazeteiros gri-
tassem: — A P imenta ! cem r6is! 

"Mas, afinal de contas, o s r . d r . chefe de policia, a quem 
foi a di ta entregue, leu-a de cabo a rabo, saboreando gostosa-
men te as suas boas pilh6rias e, com um sorriso nos l^bios, t o -
mou da pena e lavrou o passaporte , merce do qual A P imen ta 
tem, de ora por d iante , e n t r a d a franca em toda pa r t e " . 

E concluiu: "ContinuarA ela, pois, a inda por muito tempo, 
e quem sabe se a te a consumagao dos s6culos, n a a rdente mis-
sao de que se encarregou, j u rando guerra de mor te a tudo quan-
to e tr isteza e aborrec imento . Vitoria!". 

Comecou o ap imentado jorna l adotando as segoes "Pela 
semana" , em versos, a cargo de San t inho ; "Epistol^rio amoro
so"; "Mote e Glosas"; "Burro morto" , de charadas , e t c . A po-
blicagao seguiu-se normalmente , tendo como principal colabo-
rador For tuna to Ventura (pseudonimo de Ernesto de Paula San
tos) , al6m de Dr. Engasga, Job Olina, Gualberto, Violino, Fr. Be-
souro, Rebeca, Concei^ao, Aratu (outro pseudOnimo de Antonio 
I . Borges) ; Redator Fotografo, Dr. Esfola Ti-ipa, etc., incluindo, 
aqui e all, a lgumas i lustragoes. 

A par t i r do no 9, A P imen ta apresentou--se com edigoes de 
seis p^ginas, pouco depois aumen tadas , defini t ivamente, p a r a 
oi to. No n° 14, acrescentava ao cabegalho os nomes dos r eda to -
res: Ze Grilo (outro pseudonimo de Ernesto de Paula Santos) , 
Besourinho e Drolibano. Outros colaboradores apareciam, tais 
como (sempre pseudonimos) : Barafunda, Dr. Escalpclo, Dr. Ca-
be^udo (Praxedes Lima) , Eurico Lustroso, Torololo, Joao Braga, 
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Leo (Leonidas de Oliveira), Orion, Otrebla, Mandioca Mole, Dia-
bo Esperto, Fr. Junior, Querlabulinques (Manuel Vicente de Al
buquerque Lins), Demo de Morals (Jose Monteiro), Dr. Chicote, 
e tc . , que escreviam tanto em prosa quanto em verso, mais verso 
do que prosa, especialmente sonetos, alguns com chave de acen-
tuado duplo sentido. 

A 14 de setembro, apareceu a oitava p^gina cheia de 
anuncios, sob o titulo geral "Reclamos Especiais'', precedidos 
da nota a seguir: "Atendendo a grande circulagao d'A Pimenta, 
hoje tao indispensavel, principalmente nas casas de familia, 
como a pimenta malagueta ou a cumari, resolvemos publicar 
pequenos anuncios das melhores casas comerciais desta cida-
de, gratui tamente , sob condiQao apenas de ficarem assinando 
a folha OS negociantes contemplados nos ditos reclamos. Fa -
zemos isso a pedido de muitas leitoras. Assinaturas ad ian ta -
das" . 

O no 18, de 11 de outubro, dividiu-se em duas partes: qua-
tro p^ginas de materia comum, e quatro, estas em papel cou-
che, dedicadas a atriz Lucinda Simoes, ao ensejo do seu fes
tival, no Teatro Santa Isabel, contituindo as saudaQoes, em boa 
prosa e estilizados sonetos. Logo mais, no dia 20, modificava-se 
o sub-titulo para "Peri6dico Ilustrado, Noticioso e Humoristi-
co". Nao mais redatores, so figurando a diregao de Z6 Grilo, 
ao passo que permaneciam, como proprietaries, os nomes dos 
primiitivos diretores. O horrivel desenho do titulo, entao ado-
tado, foi substituido. E, a comecar do numero 24, de 23 de no-
vembro, lia-se no cabecalho: "Jornal de maior circulagao na 
America do Norte". — Tiragem: uma porgao de exemplares". 
J& a primeira pagina se vinha especializando com a iiisergao 
de desenhos um tanto licenciosos, a par de legendas no mesmo 
sentido. O ilustrador era Eduardo Fonseca. 

Ze Grilo, entre tanto , nao durou na diregao (saiu para fun-
dar o congenere O Periquito) . Apareceu a colaboracao, em bons 
versos, de Pio Piparote e Zamparino (ambos pseudonimos de 
Artur Benicio de Araiijo Lima), afora a de Favonio (Ovidio 
Guimaraes) , Jurucutuba Sado, Gil Minhoca, Satan Peralta, K. 
Rolino, Manrico, K. Dastro (Jose P . Nunes de Melo), Roberto 
do Diabo, K. Bore, e outros, que se substituiam espantosamen-
te, sobretudo assinando as "Respostas'', em quadras humoris -
ticas, e as Glosas. 

Dedicados ao Natal foram os ns . 29 e 30 do periodico, da -
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tados, respectivamente, de 24 e 28 de dezembro (ultimos do 
ano), com ilustragoes alusivas, inclusivo, no primeiro, um. gru-
po com OS retratos, a bico-de-pena, de Leo, Patureba, Palheta 
e Pio, "quatro almas de boemio metidas no corpo garoto d'A 
Pimenta" (1). 

Prosseguiu a publicacao em 1902, saindo o numero 1 no dia 
4 de Janeiro, ilustrada a primeira p&gina com alegoria ao Ano 
Novo, cuja legenda dizia: "A Pimenta, aos abragos e as beljocas 
com o pequerrucho Ano Novo, nao pode deixar de convidar a 
divina poeira para uma manifestagao ao cabuloso Ano Velho, 
que tanto mal nos fez e tantos horrores nos deixou". 

No no 7, de 15 de fevereiro, a propriedade transferiu-se a 
"uma Sociedade Anonima", sob a diregao de J. Papelao, mas 
este, no mes seguinte, era substituido por Ze Grilo, de volta d' 
O Periquito. Permaneceu, por6m, (nao mencionado no cabega-
Iho), o redator Leonidas de Oliveira, o Leo da "Semana em Ca-
misa'' e de numerosos versos soltos. A partir do no 18, as letras 
do titulo foram substituidas por vistoso desenho em fotogra-
vura, representado por v^rias pessoas lendo A Pimenta. A as-
sinatura semestral subiu para 6S000 (fora da cidade), assumin-
do Fernandes Bandeira a parte das finangas, ao passo que o 
jornal se tornava bisseman^rio, saindo as quartas-feiras e aos 
s^bados. 

Seguindo o mesmo programa, surgiram outros colaborado-
res, tais como Silvio Siracusa, Mario d'Alva, Lulu Pimenta, 
Braz Caturra, Bibelot (Euniciano Ribeiro), K. H. L, Chacon 
Leite (Agripino Nazare), Black, K e Traz, Picapau, Abelhudo, 
Th6o (Teodoro de Albuquerque), Joca Tisrre, D. Pincel d'Oro, 
Gil Mascote (Osvaldo de Almeida), Petronio Murta, Florindo 
Rosa, Seaman e Fausto Modesto (ambos o tenente Manuel Car
los Vital Sobrinho), Antonito das Mogas, Lingua de Prata (Jo-
s6 Luiz de Melo), Murilo (Artur Nogueira Lima), este ultimo 
no periodo 1902/1903, e muitos outros, voltando a aparecer, em 
fins de abril, os magistrals sonetos e demais produgoes de Pio 
Piparote ovi Zamparino ou Chico Carnaliba (este, o tercelro 
pseudonimo de Artur B. de Araiijo Lima), o qual, a partir de 
14 de maio, tamb6m assinava, com Le6nidas (Pio e Leo) o fo~ 
Ihetim "A mulher do boticJlrio", com a advertencia: "romance 

(!) Consoante anilncio fixo, as gravuras publicadas n'A Pimenta po-
dlam ser adquiridas "pela quarta parte do valor". 
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escandaloso", o qual ocupou numerosos rodap6s. Outre folhe-
tim viria a assinar, j ^ em dezembro, Mdrio Didier (pseud6nimo 
do intelectual portugues Manuel Coimbra Lobo): "Historia de 
um leito", cuja insergao se prolongou por varies meses. 

A edlQao de 21 de maio, ainda de 1902, dava noticia da com-
posigao, pelo maestro Lourengo Tomaz da Silva, do dobrado 
"A Pimenta'', logo mais posto na pauta das retretas da banda 
de musica "Matias Lima" (2). A 7 de junho, reclamava uma 
nota redacional contra os decotes escandalosos que as senho-
ras da sociedade ostentavam nos bailes e casamentos. 

O numero em cores, do dia 14, comemorou o primeiro ani-
vers^rio d'A Pimenta, figurando na frente um desenho de mu-
Iher nua e, ao lado, o soneto "Aos meus amigos", de Fortunate 
Ventura, cujo primeiro terceto exclamava: 

"Ela surgiu p'ra v6s, e por v6s, todo dia; 
Luta contra a calunia, esmaga a hipocrisia, 
Faz tremer o intrujao ao grito: — "Olha A Pimenta!". 

Sem interrupgao, a primeira p^gina sempre ocupada com 
desenhos, inclusive de Venu (ou Benevenuto Teles), nao fal-
tando, no texto, as "Teatrices", de canQoes da 6poca, nem dei-
xando de divulgar escandalos e frases de duplo sentido, veio a 
encerrar o ano com o no 93, de 27 de dezembro. 

Nao existem comprovantes a partir do n^ 94, dai passando 
para o no 142, ano III, de 5 de margo de 1903. Consoante nota 
de abertura, ainda pertencia "a mesma empresa"; apenas Bi
belot cedera seu lugar a Lingua de Prata, embora continuasse 
feito colaborador. 

Dois meses apos, o bisseman^rio e as letras bogmias de 
Pernambuco sofriam rude golpe; faleceu Artur Benlcio de Araii-
jo Lima, afamado poeta goianense, aos 25 anos de idade, fato 
noticiado no no 160, de 9 de maio. A primeira p^gina apareceu 
circulada de tarja, com retrato do extinto (bico-de-pena de Be
nevenuto Teles), lendo-se ao lado, com a assinatura de L6o: 
"Tinha de ser assim: a Galeria Santa esperava Pio Piparote 

(2) Lingua de Prata tamb6m mereceu, depois, quando se tornou pro-
priet^rio do periodico, um dobrado (cujo titulo era o pseudonimo) da auto-
ria do professor Artur Noguelra Lima. 
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para fazer pendent a Gregorio Junior" (falecido um ano an 
tes, a 12 de fevereiro). Abaixo, um soneto de For tunate Ven
tura, cujos tercetos aqui vao transcri tos: 

"Pio era forte e bom, valente e generoso; 
Das vagas nao temeu o embate proceloso, 
Ao ver, desarvorado, o barco entre os escolhos. 

Fol a rir e a cantar que ele encarou a m o r t e . . . 
Sempre valente, sempre generoso e forte, 
Inda a cantar e a rir fecharam-se-lhe os olhos". 

A edigao dedicou ao apreciado humorista a quarta e a 
quinta paginas, que se encheram de prosa e poesia de v^rios 
companheiros de vida literaria, o que ocorreu, igualmente, no 
niimero seguinte, quando assim terminou um soneto de L60: 

"A pilheria morreu e a gargalhada chora". 

A 20 de junho, assumia Lingua de Trapo a direcao d'A Pi-
menta, continuando como redatores principals Leo e J. Pape-
lao. 

Em prosseguimento, apareceram novos colaboradores, a 
destacar: Leumas (Samuel Campelo), principalmente com as 
"Lorotas"; J. Pimentao, Zeca Gaiao, Luigi Vampa (outro pseu • 
donimo de Agripino Nazar6), Dr. Torololo, Salomao, Dr. Rui de 
Alencar (era Pedro Borges da Fonseca) Joroalbra (Almeida 
Braga), Gasoquim (Gabriel Scares Quintas) , Waldo Perneta 
(Walfrido Leonardo Pereira) e Microbio Macrobio, que, no 
no 203, iniciava a secjao "No s6rio". E apareceu outro folhetim 
de Mdrio Didier: "Viagem da terra ao inferno e ao c6u". 

(Interrompe-se a colegao manuseada, a part i r do n° 205, 
de 14 de outubro) . 

O n° 225, ano IV, de 1904, saiu no dia 5 de Janeiro. Novas 
seQoes criadas: "fi disto que papal se queixa", por Filhinho de 
Papai ; "De postigo a postigo'', a cargo de Papilon; "Recadi-
nhos", de Pimenta Verde; "Notlcias mundanas" e "Foguetes". 

Na edigao de 12 de margo, informava A Pimenta haver o 
seu diretor assinado, na Prefeitura, umi termo de responsabili-
dade, que Ihe custara 50.?000, al6m de $800 de selos. No m§s 
seguinte, a diregao passou a ser exercida por Kelly, figurando 
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Lingua de Prata na qualidade de proprietario; mas este era, 
igualmente, um dos redatores, que mereceu, na ediQao de 25 
de junho, artistica fotogravura, na primeira p^gina, por mo-
tivo do anivers^rio da folha. 

A 30 de abril anunciava -se a retirada do redator Osvaldo 
Anibal de Almeida, que vinha assinando a segao "Pelas esqui-
nas", com o travesti de Chico Arranca Toco, aparecido, igual
mente, como Bilontra, Pacifico Leao e Gil Mascote; firmava, 
inclusive, com o ultimo dos pseudonimos, algumas ilustragoes, 
como desenhista que era. A mencionada segao passou k res-
ponsabilidade de Ze Grande, que era o mesmo Leo da "Semana 
em Camisa", ou seja, Leonidas de Oliveira, o redator principal. 

Nesse ano de 1904, aparecia a colaboragao do Dr. Gancho, 
que nao era outro senao M^rio Sette (3), autor de crOnicas, con--
tos e versos humoristicos. A 4 de maio escrevia ele: "Partindo", 
e passou a mandar impressoes do Rio de Janeiro, durante uma 
estada na metropole. De volta, era o Dr. Gancho mencionado 
como o medico d'A Pimenta. Outros colaboradores da 6poca 
foram o Cabo d' Esquadra Lativ (outro pseudonimo do tenente 
Vital Sobrinho); Pirilampo; Dr. Zeca Brito (Jos6 Ferreira da 
Silva); Mane Machuca; Raul D'Anglar; Comparsa; Pafuncio 
Batoque, que fez parte do corpo redacional ate 1905; Contra 
"Regra, autor de cronicas teatrais; Solano Cais; Ze Boco; Teme-
rdrio II e outros. Sucediam-se os folhetins, a salientar "A mae 
de In^cio" (historia escandalosa), por Leo & Bilontra, e os de 
Mdrio Didier, colaborador dos mais constantes, com diferentes 
produQoes. 

A par da materia jocosa, das reportagens sobre escandalos, 
e das gravuras fesceninas da primeira pagina, padrao jamais 
alterado, o bissemanario manteve, durante o ano, campanhas 
s6rias: contra o jogo "do bicho" e contra as impurezas do caf6 
"Teixeira & Miranda", o que Ihe acarretou uma demanda ju-
dici^ria, da qual obteve ganho de causa. 

(3) O "batismo de imprensa" de Mario Sette ocorrera tres anos antes, 
conforme escreveu num "caderno de notas intimas", publicadas postuma-
mente, sob o titulo "Toque de Recolher. . ." , edigao de 1956, da Imprensa 
Industrial, com a indicagao: "Estante da Academia Pernambucana de Le-
tras". Seu primeiro soneto publicou-o A Pimenta, edigao de novembro 
ou dezembro de 1901. 

/ 
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Terminado 0 ano com o n^ 325, de 31 de dezembro, prosse-
guiu, em 1905, quando o colaborador Cirano passou para o cor-
po redacional. Era ele Romeu Gibson. Sem lacunas na circula-
Qao, saiu a 30 de dezembro o n^ 427. 

Em 1906, contou com diferentes colaboradores, como Job 
S4 ( jader de Andrade) e Val de Vino, ambos procedentes de 
Timbauba, onde iaavia, al6m disso, um correspondente especial 
para denunciar os pequenos escandalos socials da cidade; Dia-
bo Azul; Demo de Morals; Leosel com a seqao "Tiros"; Lingua-
rudo ("Pedacinhos de rua" ) ; Manuel Sandoval, sonetista ,(at6 
1908), enquanto Vulcano (Severo de Barros) e Tartar in substi-
tuiam L6o, quando ausente, na crdnica po6tica "Semana em 
camisa". 

Desde o principio de 1906, retirado Kelly, assumiu Lingua 
de Prata, novamente, a direQao, al6m da proprledade, servldo 
do seguinte corpo redacional: Ze Mole, Z6 Grande, L6o, Papilon, 
Tartarin, Julho Setentesseis, Sant 'Iago, Ze Boc6, Etc. Termi-
nou o ano o n° 529, de 29 de dezembro. 

A part ir de 27 de fevereiro de 1907, iniciava-se a insergao 
da com6dia, em um ato, "A pulga", de Segundo Vanderlei, co-
locada em formato de llvro, para recortar e encadernar, pr&-
tica a que se seguiu a novela "A alma do outro mundo", de 
Adolpherne. Uma nota de 13 de abril pedia o concurso de r e -
p6rteres amadores, aos quais seriam pagas gratificagoes men-
sals. 

Nesse ano, foi a diregSo d'A Pimenta, por duas vezes, cha-
mada a Juizo: em junho, pelo Liceu de Artes e Oficios e, em 
agosto, pelo m6dico Alcides Codeceira, os quais ficaram esto-
magados com troQas inocentes. 

Sempre apareciam novos colaboradores: Diavolino, Chico 
Danado, J. Rebou?as (ainda Severo de Barros), Negro de Tlno 
(travesti de Antonio Git irana) , Pragamio, Bico de Ouro, Z6 de 
Guila (Guilherme de Araujo), com os "Perfis Militares"; Gil 
Lima (Joaquim Lima) Jovielra, Joao Semnome, Pimpano, etc., 
continuando Contra Regra a assinar cr6nicas teatrals e M^rio 
Didier notas diversas. 

A 4 de Janeiro de 1908 publicava-se o n^ 625. Entrou Cabu-
loso a implicar, em versinhos de sete silabas, com os padres. 
Brfgido Esperan?a e Raul de Vila Flor publicavam sonetos, sen-



50 LUIZ DO NASCIMENTO 

do o segundo deles Monte S o b r i n h o . Ainda : Renat inho ( p seu -
don imo de Alfredo do C a r m o ) , Font e Auta Ribeiro. J a m a i s fa l -
t a r a m as "Tea t r i ces" , segao de valsas , m o d i n h a s e c a n g o n e t a s 
da, 6poca. 

A c i rculacao v inha - se fazendo com i r r e g u l a r i d a d e . No n^ 
655, de 27 de j u n h o , comemora t ivo do s6t imo an ive r sa r io do 
j c r n a l , in ic iava se, ab r indo a s egunda p^g ina , o fo lhe t lm " R e -
gina" , por Teotonio Fre i re , des t inado a ficar em meio do e a 
rn i n h o . 

Desfa lcada, ai, a colegao da Bibl ioteca Publ ica do Es tado , 
t x i s t e m , n u m dos volumes de " jo rna i s d iversos" do Arquivo Pu
blico, OS n s . 646 e 647 (puro e n g a n o tipogr&fico, pois essa n u -
meragao i& fora u l t r a p a s s a d a ) , d a t a d o s de 4 a 8, r e spec t iva -
m e n t e , de agosto de 1908, no pr imei ro dos quals se dizia que A 
P i m e n t a vol tava "depois de a lguns dias de suspensao , es ta o-
cor r ida por mot ivos " jus t i s s imos" . 

Houve, por6m, nova suspensao . 

Exibindo d i fe ren te cliche no cabegalho, com alegor ia de 
mul l ie r r i go rosamen te vest ida, r eapa receu A Pimenta — n^ 1, 
a n o IX (devia ser VIII ) — a 4 de novembro de 1908, sob p r o -
pr iedade e di recao de Jiica Letrado (pseudonimo de Miguel Ma -
ga lhaes ) . Cons tava do exped ien te : "Peri6dico B i s s e m a n a l — 
I lus t r ado , Noticioso e Humor i s t i co" . A s s i n a t u r a s : — a n o — 
lOSOOO; semes t re — 6S000; p a g a m e n t o a d i a n t a d o . Caixa de 
cor respondenc ia n a Agencia Jo rna l i s t i ca P e r n a m b u c a n a . 

A p r ime i ra p&gina da "nova" estr6ia inser iu u m sone to 
cuja q u a d r a inicial vai aqui t r a n s c r i t a : 

"Como a Fen ix da lenda , hoje , a lacre e ga r r ida , 
P r o n t a p a r a o Prazer , p r o n t a p a r a a Alegria, 
A Pimenta ressurge ass im nova e vest ida, 
R indo em todo o fulgor de sua g a l h a r d i a " . 

Al(^m der.sa ap re sen t acao , ou t r a , em prosa, ab r iu a s e g u n 
d a p^g ina , sob o t i tu lo "Nova fase", dec la rando , i n i c i a lmen te , : 
"Ecl ipsou-se p a r a r eapa rece r ma i s b r i l h a n t e , ELA, a ma i s g a r 
r ida foiha humor i s t i c a que t e m ci rculado em nosso meio j o r -
nal is t ico , a que ma io r cabeda l de glorias e sucessos t e m r e u n l -
do, n a sua t r a j e to r i a por vezes a c i d e n t a d a de obst^culos que a 
inveja e o despei to Ihe opoem' ' . 
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Apos outras consideragoes, concluiu: "Ressurgindo, A Pimen-
ta traz novos elementos de vida e as mais alvigareiras esperan-
gas de encontrar ainda na alma popular o carinhoso abrigo, 
onde germinaram as suas primeiras crengas, onde triunfaram 
OS seus primeiros ideais. A propriedade deste jornal, conforme 
publicagoes feitas na imprensa di^ria, foi transferida pelo snr. 
Jos6 Luiz de Melo a uma nova empresa, que dispoe dos mals 
auspiciosos elementos para o seu progresso. Aquele senhor fica, 
portanto, isento de toda e qualquer responsabilidade e privado 
de qualquer interferencia nas publicagoes e na gestagao dos 
negocios do mesmo jornal". 

Seguiu-se a publicagao, nada obstante a gravldade do de-
senho do titulo, obedecendo ao velho programa de ilustragoes 
fesceninas e legendas de duplo sentido, reportagens e notlcld-
rio de escandalos, inclusive da zona chamada "brejelra". No
vas segoes: "Mote e Glosas"; "Diligencias d'A Pimenta"; "Pro-
verbiando", pelo Dr. Pirilampo; "Semana em camisa" de Juca 
Letrado; "Revista mundana' ' ; "Pragas", etc . 

Essa fase teve curta duragao, terminando com o n^ 14, de 
27 de dezembro. 

Voltou o endiabrado jornal — n° 1, ano X (aliis IX) a 18 
de junho de 1909, sob a diregao de Heleno e Traquino. Justlfi-
cando o reaparecimento, declarava o editorial: 

"A Pimenta 6 necess^ria, caros leitores, na sociedade em 
que nascemos, onde a prostituicao encontra guarida numas 
tantas conveniencias, indignas do melo estreito, sim, por6m 
educado nos principios da rnoralidade, em que vivemos. Mals 
adiante, advertia: "A Pimenta, reaparecendo e vestida comi de-
cencia, poder^ ser comprada ^ vista de todo mundo e entrar 
sem o menor recato nas casas das patricias". 

Nao obstante o enunciado, o periodico das quartas-feiras 
e dos sAbados manteve o programa anterior, admitindo mals a 
colaboragao de Aderbal Lins, com a segao "Pelos caf6s", logo 
mais intitulada "Pelo 6 . . . co do mundo". Alterou-se o forma-
to, a partir do n° 9, para 45x32, reduzida a quantidade de p&-
ginas de oito para quatro, inexpressiva feigao gr^fica e alguns 
anunclos. Mas nao passou do n^ 10, datado de 24 de Julho de 
1909. 
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• fi que foi suspensa, por o rdem do Chefe de Pollcia, Ullsses 
Costa, devido a uma no ta cons iderada "calunlosa e agress lva 
a hones t idade a lhe ia" (4) . 

Passados a lguns anos, els n o v a m e n t e A P i m e n t a em a ? 5 o . 
Reapareceu n° 1, ano XIV — a 9 de Janeiro de 1914, fo rma to 
de 37x27, com oito pAginas, o s t en t ando novo cliche de cabega-
Iho, obedeccndo ao t rad ic ional sub- t l tu lo : " J o r n a l h u m o r l s t i -
co, sat lr ico, noticioso e de ma io r circulagao n a s duas Amer i 
cas" . Dizia-se "comple tamente alheio ao seu passado" , a d o t a n -
do out ro p r o g r a m a . Propr iedade de Ze de Guila, t i n h a como 
di re tor Lingua de Ouro (ambos pseudSnimos de Gu i lhe rme de 
Araujo, o qual t amb6m se t r an f igu rava em Z6 Gostoso ou Z6 
da Revol ta) , sendo secret;irio Asmodeu, este depois subs t i tu ido 
por Abilio Vesper (Adauto das Merces) , e ca r i ca tu r i s t a Abdon 
F e r n a n d e s (Bi la) . 

Impresso n a oficina do Diario de Pe rnambuco , t r a n s f e r i u -
se, no n° 6, p a r a a Tipografia e Pape la r ia Brasi l , d. r u a Nova 
no 9, sendo a redacao ins ta l ada d. rua Duque de Caxias n° 61, 
1° a n d a r . Ass ina turas : ano — 8f000; semest re — 4.$000; Publ i -
cacao s e m a n a l . 

Apresentou boa e var iada mate r i a , em prosa e verso, ass i -
n a d a pelos reda tores auxUlares Heiio, R a m o n , Badalo , T im-
Tim, Dr. Faisca e Max Linder, e pelos colaboradores PIAcido, 
Treloso, Don Quixote, L;'icio de Alfombra (Frederico Codecei-
r a ) , Fuzileiro, Bocdcio, MArio Didier, Fr . Anat61io, Ze Mateus 
e ou t ros . Nao deixou, c n t r e t a n t o , de m a n t e r segoes debocha -
das , a lgumas vindas da pr imel ra fase, sendo u m a das novas : 
"fi com isto que eu me avaca lho" , a iem de r epor t agens de c a -
sos escabrosos. Coube a P lu tao a segao ca rnava lesca " P a n d e 
mon ium" , depoir, t r an s fo rmada em t i tulo geral das c h a r a d a s . 
A pr imei ra p^gina era i lus t rada com charges ou fo togravuras 
de pessoas de represen tacao social o u . . . comercia l . P r imou A 
P i m e n t a em l evan ta r c a m p a n h a s de hlgiene e de selegao de 
sociedades mi i tuas e de pecullos. Os aniincios, poucos, a p a r e -
c iam em meio d. m a t e r i a redac lona l . 

Nao fol por6m, sa t ls fa tor ia a recept lvidade do semanar io , 
cujas f inanoas precArlas o l evaram a suspender a publicagSo 
a 16 de malo, n " 16. 

(4) Nessa altura, A Pimenta foi substituida, temporariamente, pelo 
O rapao. 
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Outra tentativa, "alimentando as maiores esperangas", teve 
Inlcio um ano depois, precisamente a 15 de maio de 1915 — n° 
17, ano XV — quando Guilherme de Araujo transferiu a em-
presa d'A Pimenta, por arrendamento, a Armando Boudoux, 
que apareceu, na qualidade de gerente, com o pseudonimo de 
Z6 Dunga, tendo como redatores Tutu Manhoso (Sebastiao 
Pinto Ribeiro), Lingua de Prata, e Silvio Ney. Estava, por6m, 
por um fio a existencia do travesso orgao, que apresentou al-
guns novos colaboradores, a saber: Elmano Ramalho, Subma-
rino U 20, Z6 Filante, Flosculo Rusor (Fausto Rabelo), Aguia 
GentU^ Raios X, e tc . 

Os dols primeiros niimeros dessa Viltlma fase foram con-
feccionados no Diario de Pernambuco, e os quatro restantes, 
mal impressos, em tipografia nao identificada. Em conseqiifen-
cla das indiscricoes da reportagem, o diretor-gerente foi agre-
dldo, a 28 de maio, por um leitor inconformado, o dentista Da
niel Ramos, que ainda levou seu caso & justiga, numa tentat iva 
de processo. 

O "canto de cisne" ocorreu uma vez publicado o n" 20, da-
tado de 5 de junho . E nao se falou jamais em fazer voltar A 
Pimenta d, circulacao (Bib. Piib. Est., Arq. Pub. Est. e Bib. Nac.) 
(5). 

O PELINTRA — Orgao Critico-Humoristico — O n" 1 cir-
culou a 1° de julho de 1901, n° 8, impresso na tipografia d'O 
Pelintra, e o n" 2 (e ultimo), in-4o, no dia 15, saido da oficina 
do Atelier Miranda. Prego da assinatura trimestral — l.|000 
("Anais"). 

O ECHO DO NORTE — Folha de agrad^vel aspecto mate 
rial, impressa na oficina da Livraria Francesa, saiu a lume no 
dia 8 de julho de 1901, formato de 43x32, de quatro colunas a 
14 ciceros, com quatro p^ginas. Assinava-se a 3?000 por se-
mestre ,(4f000 para fora da cidade), custando 100 r6is o nu-
mero avulso. 

Impresso na tipografia do Jornal do Recife, custando 1$000 
a assinatura trimestral e $300 o niimero avulso, a publicagao 

(5) Nenhuma das colegoes consultada.s e completa. Quanto ao ano de 
1903, nao existe um s6 comprovante nas bibliotecas do Recife. Mas foi pos-
sivel encontra-los na Biblioteca Nacional, que alias so guarda partes de 
1902 e de 1903. 
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cont inuou, conforme o registro dos "Anais" , a t6 o n ° 4, de 12 
de o u t u b r o . 

Dizia-se, no ar t igo de apresen tagao , 6rgao "liter&rlo, crl-
tico e noticioso"'; neu t ro em polit ica, apenas aprec ia r ia os fa-
tos da semana , imparc ia lmen te , so emi t indo opinioes "desa -
pa ixonadas e o mais cr i ter iosas posslveis". E a d i a n t a v a : "As 
seQoes humor l s t i cas nao t r a r a o as g a r g a l h a d a s de his t r loes 
nem as pilh6rias gangrenosas ; nao , elas serao a p e n a s compos-
tas de u m h u m o r ligeiro de gabinete , onde p redomina o riso e 
a a legr ia ; mas onde falece o insu l to" . 

B a s t a n t e var iado de ma te r i a , incluiu "Medicina pr&tica", 
pelo Dr. T. Guida; "Jogo de pac iencia ; "Br i c - a -Brac" , e t c . , 
bom notici^rio, poema de Carlos Dias F e r n a n d e s e crOnica 11-
ter^r ia de Luiz Guimaraes , sendo a q u a r t a p&gina de anunc los . 

Nao conseguiu O Echo do Norte viver mais do que o s e -
gundo mimero , do dia 15, com a colaboragao po6tica de MS,rlo 
Rodrigues e Marcel ino dos San tos (Arq. Piib. e Bib. P6b. Est.) . 

A MOSCA — Desse "periodico critico, sat i r ico e l ivre" a c u -
sou a Gazeta da Tarde , em svias edigoes de 18 de ju lho e 2 de 
agosto de 1901, o apa rec imen to do 1° e do 2° n i lmeros . 

O ZUM-ZUM — Hebdomadar io Eletro-Cri t ico — Apareceu 
no dia 20 de ju lho de 1901, formato de 27x18, com qua t ro p i -
ginas, impresso em papel roseo. Reda tores — Almeida Jun io r , 
L. Rabellais e M. Sylla. Prego do exemplar — 100 r6is . 

Segundo o a r t igue te de apresentagao , seu objetlvo e ra uti-
lizar "sal e p imenta" , concluindo: 

"Sou conhecido por Zum-Zum 
E as mogas me querem bem 
So ando por cer tas pa r t e s 
Por onde nao vai n l n g u 6 m " . 

Redigido em prosa e verso, o jornaleco s6 inseriu c o m e n -
tdrios grotescos e h is tor ie tas de l inguagem livre, a exemplo do 
enunc iado abaixo: 

"A le i tura do Zum-Zum 
Quer por f rente , quer por trAs, 
D& forga, d& resistencia, 
O velho fica r a p a z " . 

Nao passou do pr imeiro mimero (Bib. P6b. Est.). 
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A TAPIOCA — Jornalzinho manuscrito, a lapis, de alunos 
do Inst i tute Pernambucano, comegou a publicar-se em juJho 
de 1901, sendo Sam.uel Campelo encarregado da confecgao e 
principal redator . Ocupava dez p^ginas, do t amanho de meia 
folha de papel pautado dobrada, circulando ora uma, ora duas 
vezes por semana . Sobre o seu conteiido, informaria Aurino 
Maciel (1): " . . . m e x i a , em prosa e verso, com todos os cole-
gas, botando apelido num, revelando de outro uma tolice, toda 
a sorte de inconveniencias da meninice". 

No arquivo de Samuel Campelo (2) foram encontrados cin-
co exemplares do humorlstico orgao, a saber: n s . 6, 9, 13, 14 e 
19, datados, respectivamente, de 18 e 29 de agosto, 12 e 15 de 
setembro do ano referido. O ultimo, apenas com seis pdginas, 
foi o linico a exibir, no cabegalho, corpo redacional: Zebedeu 
e Xico Linguiga. Estivera suspense. Dai, a nota explicatlva a 
seguir: 

"For circustancias maiores, que nSo podemos atalh^-Ias, 
A Tapioca passou dois meses no tumulo, mas hoje ressuscita e 
flea k diposiQao do ilustrado e bondoso povo brasileiro e espe-
cialmente do heroico povo pernambucano, que Ihe tem dispen-
sado t an tas fal tas. Durante a nossa ausencla, um covarde pe-
riodico — O Pimentao — agrediu--nos traigoeiramente e. por 
ser ele tao baixo e ruim jornal, o patriotico e justiceiro publico 
pernambucano fez com que ele baixasse ao tumulo, e que de 
la nao sAia jamais . A Tapioca estS, um pouco mudada, como o 
leltor ve, mas est^ sempre ks ordens de seus admiradores". 

A materia do jornalzinho incluia notici^rio do movimento 
teatral , sob o titulo "Nos bastidores' ' ou "Palcos e Saloes", por 
N. N . ; seqao charadlstica e enigm^tica; "Cartas do mato" e a 
com6dia "No chic" (letra de Mane Come-Couve e musica de 
Xico Linguiga), publicada, seguidamente, em sete edigoes. V^-
rios outros pseudonimos assinavam os versos e notas ligeiras 
d'A Tapioca (Bib. Piib. Est.) . 

(1) Discurso de posse na Academia Pernambucana de Letras, era no-
vembro de 1941. 

(2) Par te do arquivo de Samuel Campelo, jornalista e teatr61ogo fa-
lecldo a 10 de Janeiro de 1939, passou its maos do escrltor Valdemar de Oli-
veira, que ofereceu ao autor desta bibllografia a colepao desfalcada d'A 
Tapioca, hoje guardada na Biblloteca Piiblica do Estado. 
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O MISSIONARIO — 6 r g a o da Sociedade Evangel izadora 
Bat i s ta em Pe rnambuco — Comegou a publ icar -se em agosto 
de 1901, formato de 36x26, com qua t ro p^g inas de q u a t r o co -
lunas , o s t en tando a divisa: "Salvos pa ra servi r" . Dire tor — 
Salomao L. Ginsbuvg; tesoureiro — Ar tur Lindoso. E n t r e g a v a -
se gr^itis, nos templos ba t i s tas , m a s ace i tava ofer tas ou d o n a -
t ivos. Redacao a rua Formosa n . 2 1 . 

Dizia o editorial de apresen tagao: " . . . ocupar-se-A dos t r a -
balhos desta zona, do progresso da causa aos cuidados da So
ciedade Evangelizadora Ba t i s t a . Publ icar^ ar t igos de p r o p a 
g a n d a e, scndo i-iecossario, t amb6m de polemica". 

Impres^o na t ipografia do J o r n a ! do Recife, nao teve t r 6 -
gua a sua divulgacao, const i tu ida de editorials e not ic i^r io , a -
16m da colaboragao de Efigenio F . de Sales, Joao Borges da 
Rocha, Jos6 Lima, J . L. Bezerra, etc., sendo a q u a r t a p&gina 
de ani incios . O n . 6, u l t imo do ano, saiu a 6 de dezembro, ex -
cepcionalmente em pequeno fo rmato . Prosseguiu no a n o se -
guinte , quando deu apenas dez edigoes. 

A pa r t i r de 1903 tornou -se "orgao da Missao Ba t i s t a em 
Pe rnambuco" , quinzenal , m a n t e n d o o mesmo t a m a n h o , com 
t res colunas de 16 ciceros. Apresentou nova divisa no cabega-
Iho: "Ide por todo o mundo , pregai o Evangelho a toda c r i a t u -
r a . Quem crer e for bat isado sev& sa lvo". (Sao Marcos, c a p . 
16, versos 15, 16). Outros colaboradores: R. C a m a r a , Ceyne 
Brandao , M. R. e Pedrg Falcao, sem fa l ta r t a m b 6 m a p r o d u -
gao do dire tor ; e man teve as segoes: "Escola Dominical" , "De 
todas as par tes da Missao", "Esses p a d r e s . . . " e "Estudos da 
Bibl ia" . 

Voltou, em 1904, a publicar-se mensa lmen te , a t6 a sex ta 
edigao, d a t a d a de j u n h o . Suspenso, ressurgiu em Janeiro de_ 
1906, como "orgao da Sociedade Juveni l Ba t i s t a" , o formato ' 
excepcionalmente diminuido pa ra duas co lunas . No ano se -
guin te ( formato ma io r ) , passou a or ientagao da J u n t a Missio-
nar ia da Uniao Bat i s ta P e r n a m b u c a n a , p a r a r e t o r n a r em 1908, 
& Missao Bat is ta , ou t ra vez (e unica todo o ano) como b issema-
n ^ r i o . 

A diregao do periodico esteve a cargo de Salomao L. G i n s -
burg a t6 j u n h o de 1909, quando passou a D . L . Hami l ton , p e r -
manecendo este a t6 o fim, apenas subst i tuido, no espago de 
j u n h o de 1911 a agosto de 1912, por H . H . M u i r h e a d . I n s e r i n -
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do, invariavelmente, mater ia especlfica, teve como colabora-
dores principals Manviel Sacramento, Artur Cristo Lindoso, Pe
dro Falcao, Nilo Alves, Manuel da Paz, Pereira Sales, Carlos 
Barbosa e outros. -

O Missiondrio circulou regularmente, pelo menos at6 o n° 
9, do 130 ano, datado de setembro de 1915 (Bib. Piib. Est. e Arq. 
Pub. Est.). 

A COLHEITA — Periodico Recreative, Humoristico e IIus-
trado — Especialmente dedicado ^s Familias — Saiu a lume, 
pela prlmeira vez, a 1° de agosto de 1901, formato de 30x22, 
com vinte p6.glnas em papel couche, afora a capa, esta em pa-
pel de cor, o frontispicio trabalhado em vinhetas. Confeccio-
nado na Imprensa Industrial, de N6ri da Fonseca & Cla., k rua 
do Bom Jesus ns . 34/36, tendo a redacao Instalada k rua Rosa 
e Sllva (hoje, da Imperatriz) n° 17, assinava-se a 2$000 men-
sais para dentro do Estado e 2.¥500 para fora, nao havendo ven-
dagem avulsa. Editor — Allpio Z. de Carvalho; agente — Ar
tur Cardoso Aires. 

Lia-se no art) go de apresentacao, entre outras considera-
C-oos: "A Colheita nao tern programa, a nao ser que fosse pos-
sivel um programa negative; porque nao 6 polltlca, nao 6 reli-
giosa. nao 6 comercial, nao 6 propagandista de novas id6ias, 
nao traz cr6nica dos fatos ocorrentes; nem ao menos cura des-
ses interesses como apreciadora imparcial, dando pancada de 
cego, indlferentemente, para a direita ou para a esquerda. Nada 
disso. Para tao preciosas informagoes o leitor j4 tem, na impren
sa desta capital- orgaos de subida importancia, servidos por inte-
ligentes redatores, os quais podem satisfazer cabalmente sua 
curlosldade. A Colheita tem pretensoes mais modestas. O seu 
flm 6 dar aos seus leitores algumas horas de distragao, allvian-
do-os do peso das labutacoes di^rias, fazendo-lhes esanecer, por 
alguns momentos, as contrariedades da vida, nessa luta em que 
todos se acham empenhados pela exlst6ncla". 

Noutro t6pIco: "A Colheita preza-se de ser uma senhora 
de educaQao fina e da mais alta distlngao, pelo que as exmas. 
familias podem abrir-lhe francamente suas portas, sem recelo 
de que, na sua linguagem, deparem jamais com um termo equl-
voco ou uma expressao grosselra que faga corar uma senhora". 

Na realidade, a revista em aprego dlferlu, substancialmen-
te, das publlcagoes da 6poca, constituindo uma esp6cie de en-
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ciclopedia, servida de centos , h is tor ie tas , anedo tas , i n f o r m a -
coes uteis e curiosas, en igmas , novelas e boas charges , copia-
das d2 ou t ras enciclopedias. So n a u l t ima ediQao a p r ime i ra 
pSgina apresen tou u m a charge , ass inada por Crispim Amara l , 
t r aba lho zincografico de Eduardo Fonseca . 

Circulando regu la rmente , cada quinzena, A Colheita n a o 
a l terou o seu p rograma de — n a d a local, tudo ex t r a ido . E p a -
rou com a sexta ediQao de 30 de ou tubro . Numerando- se segui-
damen te , form.aram os textos um to ta l de 120 p^g inas . So a d -
mit iu aniincios, com excelente disposicao gr^fica, nas sub -ca -
pas (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) ( 1 ) . 

REVISTA MUSICAL — A edicao de estr6ia apa receu n a 
pr imeira s e m a n a de agosto de 1901, sob a dircQao de Laiete L 3 -
mos, irapressa n a oficina do Atelier M i r a n d a . Not ic iando-Ihe 
o aparec imento , a Gazeta da Tarde , edicao do dia 10, ressal tou 
que a iniciat iva represen tava " u m a epoca de prosper idade p a r a 
P e r n a m b u c o " . 

Publicacao mcnsal , da qual nao existem comprovantes nas 
Bibliotecas visi tadas, dela sa i ram qua t ro ediQoes, consoante in -
formes da imprensa di&ria con temporanea , a u l t ima delas no 
princinio de dezcmbro, contai ido com a colaboracao de Sabino 
Filho, Leonis Ebbert, Cleomienes Fi lho e Henrique Jorge, al6m 
de noticiario especifico. 

INSTITUTO AYRES GAMA — Poliant6ias de 8 de agosto 
de 1901, de 1903 e de 1904, foram publicadas como "homenagem 
dos a lunos ao seu i lustre diretor" , ao ensejo da respectiva d a t a 
na ta l i c i a . Sempre impressas em fino papel, no formato de 32x 
22, com qua t ro pSginas, f igurava na pr imeira o r e t r a to do pro
fessor Alfredo 6.3 Albuquerque Gama , "busto varonil e a l t a m e n -
te s imp^t ico", segundo a biografla divulgada em 1901. 

Ocorreram saudacoos, em prosa e verso, ass inadas por p ro -
fes'-ores c alvnos, a sa l ientar , en t re os primeiros, Osvaldo Ma-
chado, Fa r i a Neves Sobrinho, Abilio Victor, A. Jobim, Aristides 
Carvalho Schlobach, Julio Pires, T ra j ano Mendonca, Pedro Cel • 
so Uchoa Cavalcant i e Oscar de Barros ; en t r e os segundos, Luiz 

(1) E incompleta a colecao da Biblioteca Publica do Estado. 
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da Silva Rego, Alfredo Vieira Lima, Franklin Seve, Alexandre 
dos Santos Selva Filho, Jos6 Maria Belo, Edgar Altino, Moreira 
Cardoso, Adalberto Marroquim, Gustavo Pinto, Carlos de Lima 
Cavalcanti e Ernesto Lima. 

ConfecQao da "Imprensa Industrial" (os dois primeiros) e 
da Tip. Commercial, de Russel & Able (Bib. Pub. Est.). 

REVISTA JURIDICA — drgao do Gremio Juridico Teixeira 
de Freitas (1), —• Iniciou sua existencia com a edigao de 11 de 
agosto de 1901, formato de 21x15, com 42 p&ginas de papel cou-
che, afora a capa, impressa em papel de cor, graficamente t ra-
balhada em linhas e vinhetas. Assinava-se a 8$000 por ano ou 
5§000 por semestre, custando cada exemplar 2$000. Comissao 
de redaQao: Cunha Melo Filho (redator-chefe), Afonso Campos, 
Jos6 Domingues Filho, Misael Seixas e Alfredo Marques. A pri-
meira p^gina do texto foi ocupada com clichfe do dr. Augusto 
Teixeira de Freitas, num desenho de Euclides Fonseca. 

"Crgao de uma sociedade de moQos que estudam o direito, 
e t6m o ideal da justica, que confiami na missao regeneradora 
do direito", era a revista, segundo o pensamento do artigo-pro-
grama, "uma tenda de lutadores e uma arena de combate". 
Mais adiante, dizla: "As nossas colunas estao, pois, abertas a 
todo aquele que por elas quiser dar o testemunho de seu inte-
resse pelo progresso juridico, qualquer que seja a opiniao que 
queira sustentar, qualquer que seja a escola que queira seguir". 

Sobre o patrono do Gremio, escreveu A. R. de Sousa Cam
pos. Firmaram outros artigos: Cunha Melo Filho, Misael Sei
xas, Avertano Rocha, Artur G. de Araujo Jorge, Clovis de Bar-
ros e Joaquim Amazonas. Impressao a cargo de Neri da Fon
seca & Cia., com oficina ^ rua do Bom Jesus n° 36. 

O n° 2 circulou a 20 de setembro, completando, em nume-
ragao seguida, 78 pAginas. 

"Suspensa durante o decurso do periodo ferial, tao prolon-
gado por circunstancias inesperadas", a Revista Juridica rea-
pareceu — n" 3 — no dia 15 de agosto de 1902 e ainda se piibli-
cou o no 4 a 20 de setembro, para nao mals voltar d. tona. Con-
tinuando a numeragao de pdginas, formou em total de 142. 

(1) O Gremio Juridico Teixeira de Freitas foi solenemente instalado, 
no salao nobre da Faculdade de Direito, no mesmo dia em que circulou a 
Revista. 
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Sua materia compreendia, somente, extensos artigos dos 
redatores, estes substituidos, no segundo ano (menos Afonso 
Campos), per Carvalho Barros, Avertano Roclia, Benjamin 
Lins e Caspar Vanderlei Loio. Outros unicos colaboradores fo-
ram M. Tavares, Aquiles Bevilaqua e A. G. de Araujo Jorge 
(Bib. Fac. Dir. — U.F.Pe.). 

50° ANIVERSARIO DO GABINETE PORTUGUEZ DE LEI-
TURA (1) — Edicao especial, comemorativa da data da insta-
laQao, circulou a 15 de agosto de 1901, com 20 p^ginas em papel 
couche, formato de 31x22. Servigo gr^fico da Imprensa Indus
trial, situada k rua do Bom Jesus ns. 34/36, exibiu artistica 
capa trabalhada em vinlietas, impressa a cores, seguindo-se 
uma p^gina de rosto contendo os nomes dos socios instaladores 
e dos membros da diretoria pioneira. 

Antonio de Sousa Pinto abriu o texto focalizando "A fusao 
das associaQoes portuguesas em Pernambuco". Outros escrito-
res (e poetas) ocuparam-se do evento, a saber: Dr. Ferrer, 
Carlos Porto Carreiro, Carlos Russell, Antonio Gomes Pereira 
Junior, Xavier Coelho, Manuel Arao, Barbosa Viana, etc. A ill-
tima p^gina, tamb6m ricamente ornada de vinhetas. npresen-
tou, cm tipos fortes, a "homenagem da diretoria de 1901 e 1902 
a todos que tem cooperado para o engrandecimento desta litil 
instituigao" (Arq. Pub. Est. e Bib. Piib. Est.). 

EXEDRA ACADEMICA — Nova revista, surgiu "sob os aus-
picios mais lisonjeiros, desde que a redagao 6 composta do que 
de mais intelectual possui a nossa Faculdade de Dlreito". Nas 
suas 30 paginas, estampou "trabalhos tao substanciosos quan-
to variados e sobre os mais palpitantes assuntos, nao so da ci-
6ncia do Direito como tamb6m sobre literatura". Colaboragao 
destacada de Aristeu de Andrade, Anisio Jobim, etc. A infor-
macao foi extraida da Gazeta da Tarde, de 4 de setembro de 
1901. 

Nao passou do primeiro niimero. 

NORTE ILLUSTRADO — Publicaqao trimestral, com oito 
pdginas, formato de 32x22, apareceu no dia 14 de setembro de 
1901, sob a direcao de Augusto Monteiro, Joao Cunha e Manuel 
Monteiro. Redacao provisoria no Hotel Republicano. A pri-

(1) Nao consta da relagao da citada obra de Alfredo de Carvalho' 
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meira pAgina da edigao apresentou artistica capa litografada, 
cujo desenho inclviia, no centro, o retrato do poeta e jornalista 
Paulo de Arruda, como preito de homenagem^ k sua mem6ria. 

Consoante o artigo de apresentagao, a folha foi fundada 
com o intuito de pugnar "pelo alevantamento moral e intelec-
tual" da patria, imprimindo-se-lhe "feigao consentanea com a 
atual fasc da l i teratura universal", assim concluindo: "Divl-
dindo o nosso jornal em tres partes: liter^ria, critica e noti-
ciosa, havemos de moldA-lo a um crit6rio justo e consciencioso, 
sem nos importarmos com a trombeta felina dos empavonados 
e obscures, que surja, porventura, contrariando os nossos in-
tuitos". A assinatura mensal foi estabelecida em 1$000, pagos 
adiantadamente , e o niimero avulso em .?400. 

O segundo numero, de 25 de setembro, apresentou, na pri-
mieira pAgina, num desenho de Montelro, o retrato do extinto 
poeta Dem6stenes de Olinda, tendo ao lado um soneto de sua 
lavra e, abalxo, a legenda: "Honra ao m6rlto''. 

Das oito pf î.ginas do Norte Dustrado, quatro eram litogra-
fadas: a 1^ (capa) ; a 4^ (retratos de personalidades); a 5^ 
(charges) e a 8^ (anuncios) e as restantes Impressas ( t raba-
balho do Atelier Miranda), nelas incluindo-se notas redacionais 
sobre homens de letras, artigos, crdnicas e poesias, al6m de se-
Qoes ligeiras e algum notici^rio. Entre os colaboradores conta-
vam-se Fiuza de Pontes, Mdrio do Vale, Caitano de Andrade, 
Mateus de Oliveira, Jos6 do Amaral, Manuel Duarte, Durval do 
Monte, Petronio (pseudonimo de Valfrido de Almeida), Firmi-
no e Pio Piparote (Artur Benicio de Araujo Lima) (Bib. Pfib. 
Est.). 

Do n° 3, que teria circulado a 5 de outubro, nao exists com-
provante . 

ALAGOAS LIVRE — Poliant6ia datada de 16 de setembro 
de 1901, como homenagem da Sociedade Protetora dos Alagoa-
nos residentes no Recife ao 84° anivers^rio da emancipagao 
polltica do vizinho Estado, apresentou-se com oito p&ginas de 
texto e artistica capa, em cartolina de cor, t rabalhada em vi-
nhetas, ao p6 da qual figuraram os nomes dos municiplos e dos 
homens mais ilustres das Alagoas. Foi confeccionada na Im-
prensa Industrial, de Nori da Fonseca & Cia., k rua do Bom 
Jesus ns . 34/36, sob a responsabilidade da seguinte comissao 
redaclonal: Paulino Candido da Silva Juc^, Euclides Celso da 
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Silva, Sebas t iao P . de Araiijo Grange i ro , Dein6cr i to B r a n d a o 
Grac indo e Joao Lopes F e r e i r a . 

T i n h a em vista, consoan te o edi tor ia l de a p r e s e n t a g a o , dots 
f ins: " render u m a s imples e modes t a h o m e n a g e m ao a m o r que 
cada u m tem obrigagao de vo ta r a sua t e r r a n a t a l e m a n i f e s -
ta r , pub l i camen te , a e s t ima que consagra aos p e r n a m b u c a n o s " . 
Afora OS reda to res , esc reveram sobre a d a t a : Ar tu r Xex6o, O t a -
viano Flores, P a d r e Hermeto , Joao Te r tu l i ano , M a n u e l Corre ia 
de Araujo, Luiz de M a s c a r e n h a s , Antflnio Casado de Arau jo 
Cava lcan t i , Pedro Pa lmei ra , Jos6 F . Ribeiro, Joao P i t a , Luiz 
Ba r r e to , P a d r e J o n a s T a u r i n o de A n d r a d e e Jos6 Mar i a de A-
r a u j o . Da u l t ima p&gina, c i rcu lada de v inhe t a s , cons tou a n o -
m e n c l a t u r a da d i re tor ia da Sociedade, e n c i m a d a com o r e t r a -
to do pres iden te Antonio Casado, n u m b ico-de-pena de Euc l i -
des Fonseca (Arq. Pub. Est.) . 

SALVE 9 DE NOVEMBRO DE 1901 — Pol ian t6 ia pub l i cada 
na d a t a do aniversftrio na ta l l c io do c o m e n d a d o r portugufis A n -
t6nio da Silva Ramos , como " h o m e n a g e m de seus a d m i r a d o -
res" , foi impressa , em papel superior , no Atelier M i r a n d a , s l -
t uado ^ r u a Duque de Caxias n^ 37. 

Con tendo q u a t r o p^g lnas , a p r imei ra , n u m desenho , em 11--
togravura , do famoso i lus t rador Ant6nio Vera Cruz, a p r e s e n t o u 
r e t r a t o do an ive r sa r i an t e , cercado de n o m e s dos m e m b r o s de 
sua famil ia e dos amigos, que, no espago r e s t a n t e , a s s i n a r a m 
n o t a s de s a u d a g a o . (Arq. Piib. Est.) . 

O PERIQUITO — Periodico Joco-S6rio e Noticioso, I lus -
t r a d o — Confeccionado n a I m p r e n s a Indus t r i a l , k r u a Viscon-
de de I t a p a r i c a (hoje, do Apolo) n s . 49 /51 , t e n d o escr i t6r io a 
r u a do Bom Jesus n° 6, 1° a n d a r , surg iu no dla 15 de n o v e m b r o 
de 1901, o s t e n t a n d o a divisa: "Vai ou r a c h a . E n t r a ou a r r e b e n -
t a " . F o r m a t o de 32x22, com oito piiginas de t res c o l u n a s . Assi--
n a v a - s e a 4f000 por semes t re e 2.'5!000 por t r i m e s t r e , c u s t a n d o 
100 r6is o e x e m p l a r . Diregao de Z6 Grilo (p seud6n imo de E r 
nes to de Pau la S a n t o s ) . 

A edigao de estr6ia apresen tou , n a colvma do c e n t r o da pri
m e i r a pag ina , sugest iva cri t ica, sob o t i tu lo "15 de n o v e m b r o " 
ass im concebida: o sub- t i tu lo , "Atrav6s de u m sonho" , enc i 
m a v a o cliche de bela mu lhe r , de b a r r e t e frigio e facho k m a o 
com a legenda : "A Republ ica de Vieira de Melo, T i r a d e n t e s , 
Caneca e Nunes M a c h a d o " ; ou t ro cl iche, aba ixo , i n t i t u l a d o 
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"Em plena realidade", mostrava uma velha carcomida, de ca-
cete a mao, com a legenda: "A republica de Deodoro, Floriano, 
Prudente e Campos Sales". 

Dizla o artlgo-programa tratar-se de jornal "alegre, vivo 
e loquaz", acentuando: " . . . s e algum defelto possui 6 certa-
mente o de falar em excesso; este mesmo, por6m, ele contra-
balanga com a excepclonal vlrtude de s6 dlzer a verdade''. 
Quanto ao programa, proclamava: "Para que? Isto de programa 
em jornal 6 con versa flada, multo pareclda com aquela que, nos 
partldos polltlcos, se chama plataforma". 

Publlcagao semanal, nao guardou convenlfincia em sens 
coment^rios e nas charges, infiltrando-se pelos meandros da 
vida social, descobrindo escandalos, divulgando anedotas pl-
cantes e versos mais ou menos livres, Inclusive atrav6s de mo
tes glosados em concursos semanais, e mais a segao "Teatro 
da moda", constituida de cangoes, modinhas e can?onetas da 
6poca. Colabora<?ao principal de Fortunio e Fortunato Ventura 
(como se ocultava Ernesto de P . Santos), J. Papelao, Dr. Es-
calpelo, Lula Sanhassu, J. ou Juca Vergueiro (pseudftnimo de 
Jos6 Bento Ribeiro), com as "Missivas cariocas"; D. Egas, Frei 
Fidelis, Frei Besouro, Bilontrinha, Rabeca, Cr6cio, Poquelin, 
Dr. Gramixola, Torololo e Yoyo Boemio (pseudOnlmo de Do-
mingos Magarlnos de Souza LeSo). 

A partir do n° 7, o cabegalho, em caracteres tipograficos, 
com pequena vlnheta de periqulto na gaiola, foi substituldo por 
um desenho, a bico-de-pena, constituido de mulher nua, del-
tada sob a gaiola da ave. O n^ 10, ano II, de 8 de Janeiro de 
1902, noticiou a ocorrencia de uma agressao (frustrada) a Z6 
Grilo, por motivo de gracejos publicados numa das edlQoes d'O 
Periqulto. 

Findou essa prlmeira fase do endiabrado 6rg&o com o n° 
13 (numera?ao nao Interrompida), de 14 de feverelro, nele nao 
flgurando o nome do diretor, impresso em tipografla dlferente, 
com cabegalho simples e o sub-titulo: "Peri6dico Jogo Cer-
t o . . . " . A prlmeira pAglna, com tarjas e emblema fiinebre, ho-
menageou a mem6ria do poeta Greg6rio Jtinior, ou seja, Joao 
Gregdrio Gon?alves. 

Mais de tr§s anos depois, reapareceu O Periqulto a 17 de ju-
Iho de 1905, com o n° 13 (repetido, este no 13), ano II, voltando 
a adotar o sub tltulo "Peri6dico Joco-S6rio e Notlcloso" e o 
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slogan "Vai ou racha; ent ra ou a r rebenta" . Outre clicM de 
cabegalho, nada espalhafatoso, mantendo, por6m, as mesmas 
caracterlsticas, conforme o art iguete de apresentagao, Intitu-
lado "Segunda fase": " . . . e i - l o , como sempre, alegre, jovial e 
palrador". Nova tabela de ass inaturas : ano — lOfOOO; semes-
tre — 5$000, mediante pagamento adiantado. 

Seguiu-se a publicacao normalmente, sempre com oito p&-
ginas. Pouco tempo depois, a firm "de satisfazer a todos, pu-
blicando a grande quantldade de originals" dos "am^veis co-
laboradores", resolvia a empresa que O Periquito, a part i r da 
edigao de 25 de setembro, abrisse "o bico e as asas" duas vezes 
por semana, acentuando a nota alusiva: "O publico, sempre 
benevolo e obsequioso, foi quern assim quis, dando-lhe o con-
forto de sua protegao e o estimulo dos seus aplausos". 

Distribuiu as segoes da seguinte maneira : Segundas e quln-
tas-feiras: "De janela a janela"; "Bem--ti-vi"; "Feira do Ba-
cur&o"; "Vida mundana" ; "De poleiro"; "Proclamas de casa-
mento" e "Segue o bonde". Segundas-feiras: "Teatro da mo-
da"; "Com6rcio do brejo"; Mote e glosa" e "Lista dos Col6s". 
Quintas-feiras: "Serenata"; "De rebenque"; "Tipos e Tipos"; 
"Consult6rio" e "Perguntas e respostas". 

A prop6sito de uma denuncia sobre "intrujoes" que espe-
culavam com o nome do jornal, escreveu a redagao uma nota 
"Ao publico", na edigao de 9 de outubro, repelindo-os e esclare-
cendo: "Avisamos, portanto, ao clero, k nobreza e ao povo que 
O Periquito nao pede favores, nem aceita auxilio". Em conclu-
sao: "O Periquito faz favores, mas nao os aceita; tern amigos, 
a cujos pedidos se rende, mas n§lo quer protetores". 

Mantinlia-se o bisseman^rio quase sem anuncios, esten-
dendo sua circulagao pelo interior do Estado. A primeira p&-
gina apresentava, em cada edigao, uma alegoria ou charge 11-
cenciosa, variando de desenhistas, a salientar: Venu (Beneve-
nuto Teles), Eduardo Fonseca e Til (Osvaldo de Almeida). De
pois surgiria outro ilustrador: Guapy, ou seja: Herculano de 
Albuquerque. 

Sem apresentar, na segunda fase, corpo redacional, s6 na 
edigao de Natal a folha mencionou o "pessoal de casa", d. fren-
te J. Papelao e Heleno, respectivamente, redator-chefe e reda-
tor~secretario, o primeiro dos quais autor da segao "De janela 
a janela", sendo o segundo o poeta das "Coisas da Semana" . 
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Prosseguiu , i n i n t e r r u p t a m e n t e , pelos anos de 1906/07 afora 
(1) , com n u m e r o s o grupo de co laboradores , que se r e v e s a v a m 
ou s u b s t i t u i a m ami i ide . F o r a m a l g u n s deles : Raul Pimpolho 
(pseudOnimo de A r m a n d o Ol ive i ra ) , que a l6m dos p o e m a s h u -
moris t icos indiv iduals , velo a a ss ina r , com Black, longa nove la , 
i n t l t u l a d a "O Mole", ocupando ma i s de t r i n t a rodap6s ; Gil Gre-
gorio, Frei Convento, Silvano, Ze Gandaio, F. Tenebroso, Dr. 
Piff Paff (Jos6 F igue i redo) , Pic Poket, Maruim, Virgilio, Tutu 
Manhoso (Sebas t iao P i n t o Ribe i ro) , Dr. Palegreco, Raio X., 
Tasciro (Faus to Rabelo) Krichna, Joao Mole, Frei Celeste, T. 
M. (s6rie de sone tos : "Tipos & T i p o s " ) ; Vote Semedo, Seaman 
(AntOnio Carlos V i t a l ) ; Stoessel, Sednem Leonam, Dr. K. La-
dinho, M^rio Didier Melo (Coimbra Lobo) , com o fo lhe t im: "O 
sonho de Noemia" ; Seu Toinho, Eurico Flores ( t a m b 6 m fo lhe-
t i n i s t a ) , Aeronauta (J. Dan ie l ) , Marilemos, Capadocio; Profes
sor Tranquilino ( au to r das " P a l m a t o a d a s " ) , Frasquinho ( no t i • 
ci&rio c o m e n t a d o do P r a d o P e r n a m b u c a n o ) , e t c . 

A p a r t i r de 19 de novembro de 1906, Juca Letrado (Miguel 
Maga lhaes ) a s sumia a p a t e r n i d a d e das "Coisas d a S e m a n a " , 
que sempre foi, de todas , a m a t e r i a ma i s i n t e r e s s a n t e , e m ve r 
sos humor i s t i co s . O jo rna l i s t a M o n t e Sobr inho e ra o u t r o dos 
co laboradores , sem que fosse posslvel descobr i r - lhe o pseudfi-
n i m o . De var iedade em var iedade , a redagao chegou a a d o t a r 
um.a galer ia , n a qual a p a r e c i a m cl iches de m u n d a n a s , com l e -
gendas em versos . E a segao "Fora da c a p i t a l " ocupava--se de 
fatos da vida do "b re jo" de d i fe ren tes c i dades . 

O aspec to g r i f i co do periodico, que de ixava m u i t o a de se -
j a r , me lho rou desde 25 de ou tub ro ( a i n d a 1906), q u a n d o se 
t r ans f e r i u o t r a b a l h o de confecgao p a r a a A g e n d a J o r n a l i s t l c a 
P e r n a m b u c a n a , de Jul io Agost inho Bezerra , k r u a do I m p e r a -
dor n s . 31/33, t a m b 6 m e n c a r r e g a d a da d is t r ibuigao aos gaze-
t e l ros . 

No n° 191, de 20 de ma io de 1907, dec l a rava u m a n o t a r e -
dac iona l h a v e r O Periquito m u d a d o de diregao ( ? ) , f r i s ando : 
" . . . apa rece , ho je , r e fo rmado , cheio de nove h o r a s e n a o sei 
q u a n t a s novidades que o novo pessoal i nven tou p a r a a g r a d a r 

(1) A emprgsa d'O Periquito, estendendo o seu campo de atividades, 
editou as publicagoes a seguir: junho de 1906 — o livro de sortes "O An-
darilho"; dezembro — "Almanaque do Natal", ambos "confecpao humo-
ristica e literaria de Fortunate Ventura" (Ernesto de Paula Santos) ; ju
nho de 1907, de 1908 e de 1909, respectivamente, os livros de sortes " OF ra -
de", "A Cigana" e "O Guarda Noturno". 
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aos seus cinco mil leitores". Lia-se no Expediente: " . . . n a o 
tern redagao; 6 feito a granel, nos bancos dos jardins, nas me
sas de hotel e nas casas das camelias, quando elas nos dao 
consentimento"-

A part ir de entao surgiram novos pseudOnimos, novas se-
qoes. Gil Mascote, por exemplo, travesti do jornalista Osvaldo 
de Almeida, divulgou, em regime de continuagao, a com6dla, 
em um ato, "Primeiro de Abril", a que se seguiram, espagada-
mente, "Atropelos de um marido" e "Elixir Maravilhoso". Fo-
ram outros colaboradores; (alguns eram. membros da "Bo6mia 
For tunate Ventura") : Carol Chaleira, Hebreu, com as "Notas 
Olindenses"; Gil Grego, Pepe, Chico Danado, K. E. Tano (no-
tici^rio do "Turf") , Ze Tripa, Leosel, Randolfo Sousa (nome ou 
pseudonimo?), Camisinha e, alem de outros, J. Rebou^as, Lulu 
Reg:adas e Vulcano (todos os tres eram o mesmo: Severo de 
Barros) . J& em fins de julho, Vulcano iniciava a s6rle "Sete 
dias em ceroula", em bons versos humoristicos, tempos depots 
continuada por Juca Letrado, que estivera ausente. 

Em agosto do referido ano, iniciada a temporada da Com-
panhia Vitale, no Teatro Santa Isabel, dava-Ihe o Periquito a 
melhor cobertura, divulgando cliches de artistas na primeira 
p&gina e publicando minuciosas cronicas assinadas por Vileli-
nha, redator provisorio, cujo afastamento a edigao de 9 de se-
tembro anunciou. O movimento teatral mereceu, geralmente, 
constante atengao do orgao. 

Nao deixava, por6m, o periodico de exibir gravuras com. 
legendas de duplo sentido, adotando, por outro lado, seQoes 
como "Pessoal da Vida", "Escola d'O Periquito", "Conventos e 
Conventilhos", "Alfinetadas", "Telegramas" (em pastiche), 
e tc . A "Serenata" abrigava, em cada edi?ao, por todo o temix), 
o genero — cangoes. 

Solenizando o quarto anivers^rio de sua fundagao, a folha 
estampou uma alegoria na p&gina de frente, cuja legenda, em 
duas quadras, dizia, na primeira: 

"Por entre as saudacoes alacres, jubilosas. 
Do Z6 Povo escovado — o amigo verdadeiro, 
Passa hoje o anivers^rio, entre luz, entre rosas. 
Do Periquito audaz, novo, forte, al taneiro". 

Identicamente, lia-se na p^gina "Natal d'O Periquito", edi-
Qao de 23 de dezembro: 



g8 LUIZ DO NASCIMENTO 

"Sintetizando a Troga aqui nesta gravura, 
Nesse tlpo provocante e lascivo, 
Saudamos o Natal tao cheio de atratlvo, 
Tempo de paz, de amor, de rlso e de ventura". 

Terminado o ano com o n^ 251, de 30 de dezembro, prosse-
gulu a circulagao em 1908, j& com diferentes colaboradores (s6 
permanecendo Tutu Manhoso), a salientar: Ponto e Virgula, 
Reticencia; Antonio Maciel Sobreira e seus anagramas: Arier
bos Leicam e Arierbos Oinotna; Cabuloso, o mesmo Cavaleiro 
Negrro das "Chicotadas"; Ze Mateus, com as "Anedotas em ver-
sos ' , etc. A costumeira cronica em versos, suspensa, velo a 
intitular-se "Despindo a semana", assinada por S. Campinas; 
depois, voltou para "Coisas da semana", por Arame, que a 
transformoii em "Os sete dias", tudo sem continuidade, em ca-
rater espor^dico. 

Mas a edigao de 13 de julho de 1908 anunclou "nova for
ma"; um rumo mais consentaneo com a moral das famllias; 
artigos de fundo "com chiste e graga", concluindo: "O pessoal 
de pena nova e cabega cheia vai dar o que fazer com esta nova 
fase d'O Periquito". E comegou a piorar graficamente, passando 
a ser impresso numa tipografia h rua das Cruzes (atual rua 
Diario de Pernambuco) n° 38. A diregao estava a cargo de Luiz 
Leite, embora nao mencionado no Expediente. Novas segoes: 
"Pssoal da v ida . . . " ; "Pelos pastorls", por Chico Valente; "Pa
lestra entre vlzinhas" e mais anunclos foi o que se viu, em de-
sacordo com o prometido, a par da divulgagao de escandalos e 
de ilustragoes pouco recomend^veis. 

Assim findou o ano, com o n° 340, de 28 de dezembro, con-
tlnuando a decadencia em 1909, quando, na edigao de 1° de 
marco, declarava estar sendo o peri6dico impresso na oficlna 
do Atelier Miranda, para acrescentar: " . . . n a o obstante nada 
devermos, fomos obrigados a retird-lo para outra tipografia". 

Ainda se prolongou a existfincia d'O Periquito at6 o n^ 385, 
de 26 de julho do referido ano, quando a policia Ihe sustou a 
circulagao, sendo substituido pelo O Papagaio (2), que seguiu 
a numeragao at6 o n° 535. 

(2) Segundo O Papag^aio (ediQao de 16 de aoiosto de 1909), foi a publl-
cagao. no congenere A Pimenta, de uma nota "calunlosa", o que deu 
niotivo k suspensao da mesma A Pimenta, e d'O Periquito. 
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Com o no 536, datado de 20 de Janeiro de 1912, reapareceu 
O Periquito, quase tres anos ap6s, "de propriedade de uma so-
ciedade anfinima", exibindo na primeira p6,gina o desenho de 
um indivlduo de mon6culo, c]iap6u k mao direita e ramalhete 
na esquerda, curvado diante duma bailarina, cuja legenda di-
zia: "O Periquito, ressurgindo hoje, mais catita, mals falador, 
saiida aos seus inumeros leitores, desejando que tivessem boas 
saidas e melhores entradas do novo ano" . E uma nota da se-
gunda pAgina esclarecia: "Volta ao seu antigo titulo", adian-
tando: "ManterA o seu programa antigo e suas segoes alegres, 
sabendo respeitar o lar, por6m nao em sentido de bandalheiras". 

Publicaram se mais trfes edigoes, termlnando a existfincia 
do licencioso orgao com o n° 539, de 14 de fevereiro de 1912 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pdb. Est.) (3) 

O MOLHO — Periodico Ilustrado, Humoristico, Crftico e 
Noticioso — Deu k luz o n" 1 a 27 de novembro de 1901, forma-
to de 30x20, com quatro p^ginas. Propriedade de A. Estanls-
lau (Pindoba), sendo redatores: Ze K. Ramixola, Ze Grande, 
Xico Carboreto e Candoca. Tiragem de "um punhado de exem -
plares". Numero "do dia" •— 100 r6is. 

Sua materia constituiu-se de notas ligelras sobre "coids de 
ponta de rua" e versinhos apimentados, com expressoes mes-
mo licenciosas, tudo assinado por pseud6nimos e entremeado 
de vinhetas figurativas a guisa de ilustra^ao. 

Flcou no primeiro niimero (Arq. Piib. Est.). 

O GRILLO — Periodico C^ustico, Noticioso e Humoristico 
— Iniciou sua publicagao a 3 de dezembro de 1901, formato de 
33x21, com quatro p^ginas. O desenho do cabe?alho represen-
tava uma caneta cruzada com uma pena de ave sobre as gran-
des letras do titulo e, na ultima, um grilo. Propriedade de Br i s 
Pinote e Felix Patife; diretores — Gil Minhoca e Braz Filhote. 
Alnda sob o clich6 do titulo: "Rir, que o riso nao leva selo" — 
— "E deixa andar . . . corra o marf im". Com redaQao k rua da 
Imperatriz n" 19, assinava-se a 4$000 por semestre e 2|000 por 
trimestre, custando o exemplar 100 r6is. 

(3) Nenhuma das colepoes manuseadas 6 cotnpleta, mas comple-
tani-se entre si . 
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Estreou honrando a primeira pAgina com re t ra to (desenho 
e zincografia por Benevenuto Teles) de Santos Dumont, feli-
citado, em lisonjeira legenda, como "o pr imus-inter-pares dos 
aeronautas" . Abrindo o texto, na segunda p^gina, dizia ligeira 
nota : "O noso pequeno e inocente O Grille nao tern programa. 
Procura somente, por meio da galhofa (cheia de esplrito) e 
por meio de uma linguagem moral, fazer o riso estalar, fren6-
tico e argentine, dos l^bios (de agiicar) de nossas gentis leito-
ras e das> beigolas dos nossos leitores". 

Constituiram-se suas p^ginas, nos poucos numeros divul-
gados, de mater ia em prosa e verso, ligeira e variada, passan-
do, a.s vezes, da verve e da galhofa a licenciosidade, ao duplo 
sentido, ocorrendo algumas ilustragoes a bico-de-pena. A16m 
dos diretores e proprietaries, as produgSes t raziam ass inaturas 
tais como: Pafuncio, Roberto do Diabo, como se ocultava Val-
frido Leonardo Pereira; Satan-Maroto, Juca Patusco, K. Millo, 
Frei Boneco, Zamparino (pseudonimo de Artur Benicio de A-
railjo Lima), e tc . Apos o terceiro numero, o primeiro dos pro-
prietArios foi substituido por Tomaz Caminha (pseudonimo de 
Carlos Martins Torres) . 

Circulando semanalmente, so sairam, todavia, cinco edi • 
?oes (1): a terceira do ano a 17 de dezembro, mais os n s . 1 e 
2, respectivamente, de 10 e 17 de Janeiro de 1902, o ultimo com 
sets p^ginas. Foi substituido pelo O Besouro (Arq. Piib. Est. e 
Bib. Pfib. Est.). 

O PIMENTAO — Semianario Humoristico, Noticioso e Ilus-
trado — O no 1 circulou no dia 4 de dezembro de 1901, em for-
mato, estilo e caracteristicas identicos aos d'A Pimenta, d'O 
Periquito e d' O Grille, mas com apenas quatro p^ginas, osten-
tando o cabegalho expressivo desenho, sob o qual se lia: "Po-
lltica nao vale nada" — "Custa. . . mas h& de en t ra r" . Com re-
dagao k rua da Intendencia (hoje, Avenida Manuel Borba) no 
30, era impresso na Tip. Industrial, a rua do Bom Jesus n s . 
34/36; assinava--se por 4S000 semestrais e 2$000 tr imestrais, 
custando cada exemplar $100. Diretor — Lucifer Sacramento. 

"Nao publicamos trabalhos demasiadamente livres" — di
zia no expediente. Adiantava, no artigo de apresentagao, ter 
sido fundado "para os leitores terem mais uns mementos de 

(1) Alfredo de Carvalho registrara o n? 1 como tendo sido o ultimo. 
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dlstraQao no meio de uma vida tao asuada" . E mais: "O nosso 
O Pimentao 6 um jornal puramente trocista e nao se envolverS, 
absolutameste em negocios politicos. O nosso emblema serd, o 
de trocar e nao ofender k Exma. M o r a l . . . " . 

A16m da do diretor, teve a colaboragao de Felix Mimoso, 
Chiquinho das Mo?as, Pacifico Valente, Ze Pereira, Pacifico 
Leao (pseudfinimo de Osvaldo de Almeida) e outros. Mat6rla 
humoristica e satirica, nao deixou de divulgar reportagens li-
gelras de fatos escandalosos e versinhos com fecho de duplo 
sentido (Bib. PJib. Est.). 

Seguindo sua rota, publicou-se o n^ 3 no dia 18 de dezem-
bro. Embora a deficiencia de comprovantes outros, a publica-
gao se estendeu at6 o n^ 5, registado pelo Jornal Pequeno de 3 
de Janeiro de 1902. 

1902 

ANUARIO COMMERCIAL DE PERNAMBUCO, PARAHIBA, 
ALAGOAS E BAHIA (1) — Circulou datado de 1902/1903, em 
grosso volume de 654 p&ginas, mais 28 em algarismos romanos, 
no formato de 31x22, t rabalho gr^fico da Imprensa Industrial , 
k rua Visconde de I taparica (atual do Apolo) ns . 48/51. Pro-
priedade da firma D. Monezilho & Cia. (D. Monezilho, Emillo 
Filol Garrigosa & Joao Solari Poitano) . 

Inseriu CalendArio para 1902 e 1903; InformaQoes Cteis, 
Indicador Administrativo Comercial, Industr ial e Profissional 
e um total de 800 aniincios, que consti tuiram o principal obje-
tivo da publicaQao. A Pernambuco foram dedicadas 63 p§,ginas 
redacionais, abrindo com cliche do governador Goncjalves Fer-
reira, seguindo-se uma resenha historia e geogr^fica, descri-
gao da cidade do Recife e Informagoes Gerais . A16m disso, es-
praiaram-se anuncios, da capital e do interior, desde a p^gina 
101 k 355^, nao escapando o mais longlnquo municipio pe rnam-
bucano (Bib. Nac. e Bib. Est. de Sergipe). 

P . M . — Orgao dos Fracos — Saiu a lume no dia 29 de Ja
neiro de 1902, formato de 31x22, a tres colunas, com quatro p&-

(1) Nao consta doe "Anals", de Alfredo de Carvalho. 
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ginas. Redacao, escritorio e oficina — rua do Imperador ns . 
18/20 (Agenda Jornalistica, de J . Agostinho Bezerra). Como 
redatores, anunciava, ridiculamente: Domingos Codecelra, A~ 
fonso de Albuquerque e Joao Caitano de Abreu. Constava do 
expediente: "As assinaturas serao a 500 r6is por cabega: po-
dem comecar em qualquer dia, mas terminarao no ultimo de 
carnaval. De acordo com os Estatutos do Clube, 6 proibida aos 
profanos a leitura e at6 mesmo a simples vista do nosso 6rgao". 

Lia-se no artigo inicial: "orgao do venerando clube P. M., 
excusa,do 6 dizer que o nosso jornal estarS. sempre na vanguar-
da da defesa das causas nobres; serS, sempre pelos fracos con
tra OS fortes e duros, pelos humildes e encolhidos contra os 
grandes e esticados. Pollticamente, e em geral, nao somos gre-
gos nem troianos, pois que sob todos os regimes e em qualquer 
forma de governo o P. M. existiu e existe". 

A materia geral obedeceu ao programa exposto: licenciosi-
dade a torto e a direito. 

O n° 3, ano III (?), circulou no carnaval (fevereiro de 
1903, trazendo como assuntos principals: "Cronica do Ano" — 
Augusto de Oliveira; "Coisas que constam" — Dr. Pitombo Ju
nior; "Questao Religiosa" — Telesforo. O segundo redator foi 
substituido pelo gerente Joao Mole. 

Publicou-se a 12 de fevereiro de 1904 o n° 4, ano IV, tendo 
como redatores: Delph Cavalcanti, J . Teixeira e J . de Abreu. 
Dizia--se "sempre gaiteiro, por6m delicado, sem gotejar o ve-
neno da lasclvia, sem ofender o pudor das donzelas . . ." Cola-
boragao de Rosa Junior, Joao Mole ("Galeria do P. M."), Dr. 
Obscuro, Cirano Pereira, etc. 

No n° 5, ano V, de 3 de marco de 1905, o prlmelro dos re
datores do ano anterior foi substituido por J . Galhardo e cres-
ceu um pouco o formato, sem alterar o programa de pasquina-
das. 

Nao existe comprovante do no 6. O 7° circulou no dia 8 de 
fevereiro de 1907; o 8° a 28 de fevereiro de 1908, e o 9° a 19 de 
fevereiro de 1909, seguindo sempre o genero pastiche, bem re-
digido, em prosa e verso. 

Dizendo-se "jornal mais antlgo da America Latina" e aln-
da "6rgao dos fracos", reapareceu, "depois de quatro anos de 
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completa abstengao", com o n° 10, a 11 de abril de 1914. A16m 
da equipe de "diretores", apresentou uma diretoria de honra, 
^ frente o governador Dantas Barreto, seguido do prefeito Eu-
doro Correia. Boa materia, incluindo conto de Mario Oito, o 
"Album jornalistico", "Descantes poemicos" e "Peemadas", tudo 
relacionado com o pessoal da Imprensa. 

Foi o ultimo niimero publicado Bib. Pub. Est.). 

O CANNA VERDE — Orgao do Clube Cana Verde — Tendo 
como redatores Manuel das Batatas e Manuel dos Totucinhos, 
circulou a 9 de fevereiro de 1902, em substituigao a O Ilheo (1). 
Impresso no Atelier GrS,fico da Maison Chic, formato de 32x22, 
apresentou-se com quatro p^ginas, em papel especial, vendo-se 
na primeira uma alegoria em homenagem aos associados e k 
imprensa pernambucana. Na ultima, figurou outro desenho, de 
saudacao ao Carnaval. As paginas centrais inseriram materia 
humoristico-satirico-carnavalesca (Bib. Pub. Est.). 

Voltou a publicar-se O Canna Verde no Carnaval de 1905, 
a 5 de margo, de acordo com o notici^rio d'A Provincia. 

" " I 
O BESOURO — Ilustrado e Humoristico — Surgiu no dia 

27 de fevereiro de 1902, j ^ com o n^ 6 (at6 o n" 5 era O Grille), 
tendo como proprictarios Tomaz Caminha (pseudonimo de 
Carlos Martins Torres) e Felix Patife, e diretores Sa Cantor, 
Gil Minhoca e Simplorio Baiacu. Caixa a disposigao dos cola-
boradores na Agenda Jornalistica Pernambucana, de J . Agos-
tinho Bezcrra, a rua do Imperador n^ 31/33. Assinaturas: se-
mestre — 3$000; trimestre — 1§500; custo do exemplar — 100 
r6is. 

Lia-se no editorial "A nossa transformagao": "O Besouro 
de hoje nao 6 mais nem menos do que O Grillo de ontem, en-
diabrado e livre, que fez muito coio andar com os fundos nas 
maos". "O Grillo sacudiu fora a casaca acinzentada dos can-
tadores para envergar as roupagens douradas d'O Besouro ci-
vilizado e zumbidor". Seu pessoal estaria espalhado "pelas 
ruas, caf6s, jardins, reunioes (casamentos nem se fala), tea-
tros, bastidores, camarins e . . . recurso dos recursos. Reporta-
gem fina e perspicaz". 

(1) No volume anterior desta "Historia da Imprensa de Pernambu-
co" encontra-se a bibliografia d'O Ilheo, publicado durante os anos de 
1892 a 1901 e ainda em 1904. 
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Tendo estreado com seis pdginas, aumentou-as para oito 
a part i r do no 2, e tambem alterou ligeiramente o formato pa ra 
36x25, sempre com tres colunas de composigao. 

Redigido por intelectuais de valor, seu principal colabora-
dor — Pio Piparote (pseudonimo de Artur Benicio de Araiijo 
Lima, que usava, igualmente, o de Zamparini) — assim iniciou 
as "Besouradas da semana": 

"6 Musa minha, 6 Musa tao magana, 
Busca a rima sutil e penetrante , 

Alegre e provocante, 
E conta as besouradas da s e m a n a ! . . . " 

Repleto de mater ia humoristico-licenciosa, grande par te 
em versos, i lustrada com desenhos, as vezes fesceninos, a maio-
ria de autoria de Benevenuto Teles, tambem gravador, as pro-
duQoes eram assinadas pelos diretores e proprietarios, alem de 
outros, a saber: Dr. Cabe^udo (como se escondia Praxedes Li
ma) ; Ruffo, Jacinto Porteiro, O Besouro-Mor, Escabrioso, Dr. 
Serycob^tico, Dr. Maracuja de Gaveta, Roberto do Diabo, To-
maz Taboca, Dr. Ascanio Peixoto (nome de ilustre medico per • 
nambucano (entao vivo) transformado em pseudonimo de Jos6 
Pedro de Sousa); Invisivel n*» I e Dr. Bilontra (ambos usados 
por Caitano Quintino Galhardo) ; Pacifico Leao e Gil Mascote 
(ambos de Osvaldo Anibal de Almeida) e diversos mais, que se 
iam a l te rnando. Por algum tempo manteve-se a "Galeria Tea-
tral", assinada pelo Dr. Chacon Leite, que nao era outro senao 
Agripino Nazar6. 

Atingldo o no 12, sairam todos os nomes do cabecalho, fi-
cando inscrito o seguinte: "Propriedade de uma Associagao; 
diretor — Pio Piparote". Tal associacao incluia. como reda to-
res, Tomaz Caminha, Sa Cantor e Simplorio Baiacu. 

Ao completar o primeiro semestre de existencia, as letras 
do titulo da folha foram substituidas por um desenho em zin-
cogravura, tendo como motivo besouros . . . humanos . Causa-
vam, entao, sensacionalismo as "Cartas impressas", de Rani 
Paulicea, cujos destinat^rios sofriam. a critica mais acerba aos 
"pontos fracos" de sua vida in t ima. O noticidrio focalizava os 
excessos dos namorados (que eram chamados coios) e das "es~ 
trelas" (como eram denominadas as mulheres de vida a i r ada ) , 
isto 6, daquelas mais sallentes nos respectivos setores, e outros 
escandalos. 
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A edigao de 13 de j u n h o c ien t i f icou o a f a s t a m e n t o , do cor -
po r e d a c i o n a l , de Simjplorio Baiacu ( a s s im ocul to o nomie de 
Seve r ino Alves B a r b o s a ) , d a n d o como m o t i v e a od ios idade que 
se c r i a r a , c o n t r a ele, d i a n t e das n o t a s h u m o r i s t i c a s do j o r n a l . 

U m q u a d r o de h o n r a , n a p r i m e i r a p ^ g i n a do n° 34, de 22 
de agos to , h o m e n a g e o u a d a t a do an ive r s^ r l o na t a l i c i o de Pio 
Piparote, j ovem e f ecundo p o e t a e p rosador , que a s s i n a v a c o n -
tos e sone tos , a s " C a r t a s de a m o r " e o " T e a t r o do B e s o u r o " . 
Chegou ele a ser ag r ed ido por u m dos fonas m e n c i o n a d o s n a s 
n o t a s d iversas de c r i t i cas , que t i n h a m t i tu los como "Revelagoes 
de u m p a p a g a i o " , " R u a do I m p e r a d o r " e "Ouv imos d i z e r . . . " 
Nao f a l t a v a m a m e a g a s , de q u a n d o em q u a n d o , ao ind i sc re to pe • 
r iodico, n a m v e x a m e s p a r t i d o s d a a l c a d a po l ic ia l . Ha via, t a m -
b6m, a segao "L i ra p o p u l a r " , de m o d i n h a s e c a n g o n e t a s , e u m 
" T o r n e i o poe t i co" de glosas, com g r a n d e c o m p a r e c i m e n t o de 
p o e t a s n e m s e m p r e escrupulosos , obed ien tes , a l i^s , aos m o t e s 
l icenciosos . 

Veio a a l t e r a r se a d i regao do per iodico a 7 de o u t u b r o de 
1902, assumindo--a o u t r o g rupo de " a m a n t e s da t r oca e da pi • 
lh6r ia" , s em ind icagao de n o m e s n e m p s e u d o n i m o s . Dizia a 
r e d a c a o , a p ropos i to : "Nao p r e t e n d e m o s m u d a r a feigao d'O 
Besouro e, p o r t a n t o , e la c o n t i n u a r ^ no m e s m o , f a l a n d o de t u d o 
e de todos , c h i c o t e a n d o s e m p r e os coios s em v e r g o n h a e a s co -
ba i a s a t r e v i d a s e ba i l i s t a s . D o r a v a n t e , O Besouro s e r^ o t e r r o r 
do bre jo e o a t r a s o dos quengos". 

J a v i n h a c u s t a n d o 58000 o s e m e s t r e , so h a v e n d o a s s i n a t u -
r a s p a r a o in te r io r , e o t r a b a l h o graf ico passou a ser feito no 
Atel ier G u t t e n b e r g , local izado n a r u a Duque de Caxias n " 34, 
c o n t i n u a n d o a d i s t r ibu igao a ca rgo d a A g e n d a J o r n a l i s t i c a 
P e r n a m b u c a n a . A p a r de r a r o s co laboradores m a n t i d o s , o u -
t ros a p a r e c e r a m , como F r e i Boneco , E s p a d a de Zinco, Riii Black, 
o d a s " B e s o u r a d a s d a S e m a n a " ; Ong-am; Chico Arranca-Touco 
( t e rce i ro p s e u d o n i m o de Osvaldo de A l m e i d a ) ; J. Pimpao; Lan-
Qa Agugada; Rui Pimpolho; Donzelo-Mor ( t r aves t i de A n t o n i o 
LiOpes); Dr. Catao; Petronio (d i s fa rce de Valfr ido de A l m e i d a ) , 
Murta, e tc . 

Com o n° 48, de 2 de d e z e m b r o , ce lebrou a fo lha seu p r i -
m e i r o an ive r s^ r io , ex ib indo , n a p a g i n a de f r en t e , i m p r e s s a em 
t i n t a e n c a r n a d a o d e s e n h o de u m a d a m a desp ida c a v a l g a n d o 
u m besouro cu ja l e g e n d a — e m sone to — t i n h a a " c h a v e de 
o u r o " aba ixo t i a n s c r i t a : 
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"Essa naulher, tao guapa cavaleira, 
E nossa nausa, 6 nossa mensageira, 
Que vos saiida em nome d'O Besouro". 

Sucederam -se saudagoes, no texto, em prosa e verso, k re-
dagao do trefego e endiabrado 6rgao, tao livre que chegou a 
instituir concursos de beleza de "estrelas" e de "quengos", as -
sim chamadas as pessoas que nao gostavam de pagar dividas. 
Ofereceu, depois, "um mimo de festa aos leitores" que acer tas-
sem no milhar aduzido a cada exemplar a correr pela Loteria 
Federal do Natal, no valor de 50?000. Nao houve so r t eado . . . 

So a partir do n^ 51 constou do cabegalho o nome do novo 
diretor: Cir Nolasco. O n^ 54, ultimo do ano, circulou no dla 
30 de dezembro. 

Prosseguiu a numeracao a 9 de Janeiro de 1903, saindo no 
dia 20 o n° 57, quando a primeira pagina, circulada de vinhe-
tas, homenageou o transcurso do anivers^rio natalicio de Ju 
lio Agostinho Bezerra, propret^rio da Agenda Jornalistica 
Pernambucana, sendo ele saudado com palavras encomi^sticas, 
em tipo fantasia, tendo por assinatura — A Redagao. 

Ocorreu um hiato na publicagao, dificil de apurar devido 
a, deficiencia da colecao manuseada. O n° 64, ano IV, de 17 de 
maio de 1904, indicava: Propriedade de uma Associacao Ano • 
nima; diretor — Ze Perigo. Parou pouco depois, com o n^ 69, 
de 11 de junho . 

"Depois de uma suspensao de alguns meses", reapareceu 
O Besouro, sob a diregao de Temer^rio II e ainda "propriedade 
de uma Associacao", saindo o n° 1, ano III, a 28 de maio (1) 
de 1907. Mudou para "ano I I" na edigao subsequente, laboran-
do em erro, quer no primelro, quer no segundo caso. 

"Veio mais velho — dizia a reapresentac?ao — por6m sem-
pre com o mesmo espirito'', adiantando: "Pretende modificar 
a linguagem e nao usar^ termos que uma senhorita nao possa 
ouvir". Aboliria, "por completo, as trogas pesadas". 

Todavia, nao melhorou coisa nenhuma criando segSes de-
bochadas e inserindo desenhos com legendas capazes ^s vezes, 
de fazer corar. Renato d'Alencar escrevia "O que tenho eu com 

(1) Nao a 18 de mar^o, como consta dos "Anais". 
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i s to?"; Auta Ribeiro: "Eu nas casas piiblicas"; Amilcar: "Rua 
do Crespo"; Chico Emprestado e outros: "Besouradas da Sema-
na" ; Temerario II: "Nos, n e l e s . . . " ; Frei Besourinho: "Casa-
mentos d'O Besouro"; Abelhudinho: "Saba t inas" ; Dondon En-
feitada: "Correiadas"; Ze Amancio; "Na surdina"; Amaro da 
Pax: "Tarequinhos" ; Lucas: "Ronda no tu rna d'O Besouro"; 
al6m da colaboragao esparsa de Lulu Reg-adas (pseudonimo de 
Severo de Bar ros ) ; Jobeiro (Joao Ribeiro), Manduca; Solano 
Peres (Valfrido Leonardo Pe re i r a ) ; Lulu Fon Fon; Terencio; 
Cyllim; Otacilio; Simplicio; Xiro e t an tos out ros . ^. 

Publicados 24 numeros at6 12 de dezembro, O Besouro des -
cansou at6 22 de Janeiro de 1908, ano III , iniciando nova n u -
meragao . E, desde o n° 3, Temerario II fez-se cercar do seguin-
te corpo redacional : Baques, Gil Tinteiro, Lucas, Celim, Leva 
& Trds, Manduca, Almicar e Hordcio de Freitas, adotando t a -
bela de ass ina tura , an tes nao exposta, a saber: fora da capi ta l : 
ano — SiJOOO; semestre — 45000; na capi tal : ano — 5$000; se~ 
mest re — 3$000; numero do dia — 100 reis; a t rasado — 200 
r6is. 

Do n" 5 por d ian te imprimiu-se n a tipografla da Agenda 
Jornal is t ica Pe rnambucana , h rua do Imperador , 31/33, melho-
rando bas tan te a feigao ma te r i a l . Divulgava sonetos de Men -
des Mart ins , Dr. Piff Paff (pseudonimo de Jos6 Figueiredo); An-
tftnio O. Sobreiro, com o nome e o anag rama , e Joaquim Lima. 
Crlou, a inda, o " Indicador Comercial d'O Besouro", ocupando 
uma pagina, a.s vezes duas . Nao deixou, en t re tan to , de m a n t e r 
a segao primitiva "Revista do brejo" (que nao seria jamais lei-
t u r a pa ra senhor i t a s ) , al6m de notas soltas sobre certos escan -
dalos, envolvendo pr incipalmente viuvas e coi6s afoitos. Por 
ult imo, surgiu a colaboragao humoris t ica de Juca Letrado (Mi
guel Maga lhaes ) . 

Circulando i r regularmente , O Besouro estendeu sua exis-
t^ncia a t6 8 de julho de 1908, com o n^ 16, que teria side o illti-
mo (Arq. Pfib. Est.). 

A EGREJA — Numero unlco, circulou a 6 de maio de 1902, 
ao ensejo do t ranscurso do primeiro anivers&rio da Igreja E-
vang61ica Brasileira do Recife, formato de 27x19, com quat ro 
pAginas. Acima do ti tulo, figurava a insignia: "Sobre esta pe-
dra edificarei a minha Igreja" (Math. XVI: 18) . 
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O editorial de aber tura focalizou o periodo vivido "de lu-
tas, de memoraveis acontecimentos". A16m dessa primeira co-
luna, a folha divulgou apenas dois artigos doutrinarios e um 
poema, todos com a assinatura de Sena, e hinos evang61icos 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O TABAREO — Livro de Sortes para as noites de Santo 
Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, entrou em circulagao acrescido 
de par te liter^ria, anedotas, charadas , e tc . (Jornal Pequeno, 
19/5/1902). 

O PAGE — Outro livro de sortes aparecido, pa ra vender-se 
o exemplar a 500 reis. Era "pequeno, mas taem feito, contendo 
muitos escritos interessantes" (Jornal Pequeno, 31/5/1902) . 

O ARARA — Critico e Ilustrado — Entrou em circulagao 
no dia 5 de junho de 1902, obedecendo ao formato de 37x27, 
com oito p^ginas de tres colunas- Propriedade "de uma Associa-
qao", tendo como diretor o Dr. Gavroche. Trabalho gr^fico da 
Aggncia Jornalistica Pernambucana, de Julio Agostinho Be-
zerra, a rua 15 de Novembro (atual do Imperador) n° 31 . Os 
redatores principals eram Celso Junior e Albino Meira Filho 
(Dr. Platao Neto) . O segundo, por6m, fez uma declaragao, no 
segundo numero, de que se afastava do corpo redacional por 
motives superiores. 

Jornal bas tante movimentado, bem redigido, mais em ver
so do que em prosa, dividia a sua mater ia em curiosas segoes 
de boa verve e sAtira esfusiante, a par de algum sensaciona-
lismo e esc^ndalo, inclusive atrav6s de charges zincogr^ficas. 
A colaboraQao, toda a base de pseudonimos, estava a cargo de 
Asmodeu, Bitter, Fulano Junior, o das "Bicaradas"; Flor de 
Enxofre, Insensivel I, Gil Minhoca, Chacon Leite (o es tudante 
Agripino Nazare), Fr. Mingao, Antonito das Mo^as, Floresto da 
Boemia, Dr. Futrica, Pafiincio Bolina, Dr. Cabe^udo, ou seja, 
Praxedes Lima; Socrates, Arara-Mor, Frei Simplicio, Dr. Fa-
vonio, e tc . Ocorriam "Mote e Glosas", "Perguntas e respostas", 
"Charadas e enigmas" e a "Semana em folia", al6m de folhe-
tim liter^rio e peQas teatrais ligeiras. 

O Arara, que andou as turras com o congenere A Pimenta, 
teve vida bas tan te efemera, sendo ultimo numero avistado o 5°, 
datado de 3 de julho (Bib. Piib. Est.) (1) . 

(1) Nao existem comprovantes dos ns . 1 a 4. 
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O SOMNAMBULO — Ed i t ado pela Livrar ia Economica , foi 
esse livrc de sor tes posto a venda nos p r imei ros d ias do c h a m a -
do mes ( e Sao Joao ( J o r n a l Pequeno , 6 /6 /1902) . 

ESTRONDAMUNDO — Mais u m llvro de sor tes em c i rcu-
l agao . "Bern o rgan izado e n i t i d a m e n t e impresso , com e l egan 
te c apa onde vem. a g r a v u r a de u m a soberba rosa E s t r o n d a 
M u n d o c o n t e m v a r i a d a colegao de contos , a n e d o t a s , mono lo -
gos, poesias, e t c . e u m a t abe la p a r a o jogo de b ichos . fi u m l l 
vro que pode ser g u a r d a d o p a r a ou t ros anos , porque os a s s u n -
tos das sor tes , e m b o r a mode rnos , n a o sao de ocasiao, p r e s t a n -
do-se p a r a s e m p r e . Alem disso, cus ta b a r a t o : 1-SOOO o vo lume" 
( J o r n a l Pequeno , 7 /6 /1902) . 

O APERTA — "Galhofe i ro l ivro de sor tes" , circulovi em j u -
n h o de 1902, ded icado as no i tes de S a n t o Antonio , Sao Joao e 
Sao P e d r o . Apresen tou- se " r e c h e a d o de liricos gracejos" , sen • 
do redigido pelo " t a l en toso h u m o r i s t a " Ribas Moreno e ou t ros 
(Cf. O A r a r a ) . 

Ad ian tou u m a not ic ia do Diar io de P e r n a m b u c o , edigao de 
14 de j u n h o , que cada e x e m p l a r d'O Aper t a v i n h a n u m e r a d o , 
p a r a efeito de sor teio pela Loter ia Federa l , d a n d o di re i to a u m 
pa r de a q u a r e l a s do d e s e n h i s t a Antonio Vera Cruz ao felizardo. 

A SERPENTINA — Delicioso elixir galhofeiro p a r a a s n o i 
tes de S a n t o Antonio , Sao J o a o e Sao Pedro — Circulou em ju 
n h o de 1902, fo rma to de 17x11, com 100 p^g inas , e capa em p a -
pel couche , n a qual f igurou a segu in te " F o r m u l a " , ou seja, o 
con teudo da rev i s ta : "Um p u n h a d o de sor tes a legres ; meia d i i -
zia de c a r i c a t u r a s exot icas ; u m quilo de bons sonetos e con tos ; 
u m mo lho de c a n q o n e t a s e monologos ; q u a t r o c e n t o s g r a m a s 
de a n e d o t a s ; u m pingo de mal ic ia e d u a s ongas de esplr i to de 
super ior qu i l a t e " . O d i re tor , F o r t u n a t o V e n t u r a , ass inou, t a m -
b6m n a capa , u m sone to de ap re sen t agao , do qual vale t r a n s -
crever a s e g u n d a q u a d r a : 

" S a n j u a n e s c a m e n t e , A S e r p e n t i n a 
Abre a p o r t a a vedados para isos , 
Q u e i m a n d o incensos , t i l i n t a n d o guisos, 
Na a lacr fdade da p i lh6r ia f i n a " . 

I m p r e s s a n a oficina d'A Provinc ia , a revis ta contou com a 
colaboragao dos me lho re s h u m o r i s t a s da t e r r a , t a i s como: G r e -
gorio J u n i o r ( t r a n s c r i g a o ) ; Dr. Cabegudo (P raxedes L i m a ) ; 
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Leo (Leonidas de Ol ive i ra ) ; Pic P i p a r o t e (Ar tu r Benic io de A-
rau jo Limfa) e Yoyo Boemio (Domingos M a g a r i n o s de Sousa 
L e a o ) . T e r m i n o u com a comedia em u m a to "Amor e Pol ic ia" , 
de E rnes to de P a u l a San tos , que e r a o d e t e n t o r do p s e u d o n i m o 
responsAvel pelo m a g a z i n e (Bib. Piib. Es t . ) . 

O PAPAGAIO — Periodico Cri t ico e Noticioso — Comegou 
a c i rcu la r a 17 de agosto de 1902, f o r m a t o de 26x18, com q u a -
t r o p a g i n a s de t r e s co lunas , a p r e s e n t a n d o como r e d a t o r e s . . . 
"d ive r sos" . E n t r e estes , e s t ava Grac i l i ano A u g u s t o . O e sc r i t 6 -
r io - redagao foi i n s t a l ado a r u a Coronel S u a s s u n a (hoje , r u a Au
gus t a ) n° 26, sendo logo ma i s t r ans fe r ido , s imp le smen te , p a r a o 
suburb io de Are ias . A a s s i n a t u r a m e n s a l deu-se o prego de S300, 
c u s t a n d o o n u m e r o avulso §100, a seguir reduzido p a r a $060. 

E m cur t l s s ima n o t a de a p r e s e n t a g a o , l i a - se : "O P a p a g a i o 
de t e s t a a s p i m e n t a s e, pe r isso, o seu p r o g r a m a 6 m o r a l , fi u m 
6rgao l i t e r^r io e u m t a n t o h u m o r l s t i c o " . 

Publ icagao i r regular , a folha inser ia c ron icas leves, versos 
de boa verve, t repagoes , como as "Coisas com que eu emb i r r o" , 
por Esper to , e outr8,s, a l6m da segao "Mod inhas b ras i l e i r a s" , 
sendo p r inc ipa l s co laboradores Diabo de Albuquerque , D. R i 
min i , Pe t i t e Anzol, es te m a n t e n d o i n t e r e s s a n t e fo lhe t im, i n -
t i t u l ado "O p 6 " . 

A p a r t i r do no 7, de 11 de novembro (1) , O P a p a g a i o a u m e n -
tou o fo rma to p a r a 33x22, a i n d a com t res co lunas , p a s s a n d o a 
d a r oito p ^ g i n a s , a p r ime i r a das quais i l u s t r ada , a p a r e c e n d o 
sob o t i tu lo — r e p r e s e n t a d o por u m d e s e n h o simb61ico d a a u -
to r ia de B e n e v e n u t o Teles — o novo corpo r edac iona l , a s s im 
constl i tuido: Dr. P i tombo , T e n e n t e Bico Doce, M a n e do Arao, 
Major P a t a c a , J o c a A r a r a e Professor Fi lo. A s s i n a t u r a t r i m e s -
t r a l — 1$000 e ISSOO, r e s p e c t i v a m e n t e , " p a r a o I n t e r i o r " e " p a 
r a o Ex t e r i o r " . A redagao m u d a r a - s e p a r a o "Oco do m u n d o " , 
s endo i n s t a l a d a u m a Caixa de Cor re spondenc ia n a Agfencia 
Jo rna l l s t i c a P e r n a m b u c a n a , a r u a do I m p e r a d o r n ° 3 1 . 

T e r m i n a n d o o a n o com o no 9, de 26 de dezembro , iniciou -
se 1903 com o no 1, a 2 de Janei ro , impresso em t i n t a de c6 r . 
Prosseguiu com boa m a t e r i a e novos co laboradores , e m prosa 
e verso, e n t r e os quais Gil Minhoca , Donzelo Mor (p seud6n imo 

(1) Lapso de data, pois a edi?ao anterior circulara a 15 de novembro. 
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de AntOnio Gomes Lopes), C. P. C , Xico, K. Pote & Cia., Black, 
Dr. Anzol Agudo, Estafeta de Namorados, Professor Joao de 
Deus, Caturra, Papulio, Lili, Petronio Murta, com a "Sem.ana 
alegre", cronica em versos; Tutu Manhoso (Sebastiao Pinto Ri-
beiro), Pechote, Ra-T-za, Dr. Filho Neto, com os "P§rfis bebe-
ribenses' '; Bolimbalacho, Leumas (anagrama de Samuel Cam-
pelo). Dr. Maracuja de Gaveta, Perrucho, Selvagem Congestio-
nado (pseud6nimo de Joao ClAudio Carnelro Campelo), Anto-
nito das Mo?as, K. Cho — autoridade brejeira (pseudOnimo de 
Manuel Lima), e tc . 

A publicagao normaiizara-se como seman^rio e o seu Ti9 7 
(2) veio a apresentar como diretor espiritual Chico Carnanba 
(pseudonimo de Artur Benlcio de Araujo Lima) e como reda-
tores A. Lima, D. Soares e J . Carvalho; mas, logo na edigao 
seguinte voltava o corpo redacional anterior, ficando sem con-
tinuagao o folhetim daquele Carnauba, Intitulado "Mulhe-
r e s ! . . . " , indicado como "romance escandaloslsslmo", escrlto 
especialmente para O Papagaio. 

Ap6s nova lacuna na circulagao, encerrou-se a exlstfincla 
do 6rgao humoristico com o n° 12, de 30 de abril . NSo Ihe fal-
taram, em meio & verve, as frases de duplo sentido, as repor-
tagens da "zona brejeira", a ilustragao tendenciosa. E terrtiil-
nou sendo "propriedade de uma Sociedade AnOnima", com o 
corpo redacional oculto (Bib. P<ib. Est. e Arq. Ptib. Est.). 

O ARISTIDES — "Folha neutra , consagrada & data nat&-
licia de Aristides Jos6 de Oliveira", cujo cliche dominou a pri-
meira p^gina, toda cercada de vlnhetas, saiu no dia 31 de agos-
to de 1902, como "lembranga da famllla Francelino Jiinior". 
Trabalho grdfico do Panteon das Artes. 

Constou, a poliant6ia, de quatro pAginas, formato de 37x25, 
em excelente papel, a segunda das quais ocupada pela biogra-
fia do aniversariante e as duas ultimas de saudagOes, em prosa 
e verso, assinadas por amlgos e admiradores (Bib. Ptib. Est.). 

O CHACON — Segundo informou o peri6dico O Guarany, 
na sua edlgao de 12 de outubro de 1904, antes da fundag&o da 
Sociedade Liter^ria Jos6 de Alencar, ocorrida a 13 de setembro 

(2) Em solenizagao ao Camaval , a edipao de 19 de fevereiro, que devla 
Ber o n9 6, d'O Papagaio saiu com a denominaQao de A Seringa (Ver p6.g. ) . 
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d e 1902, Jos6 Alheiro F e r r e l r a Dias f u n d a r a , com Aure l i ano 
C o u t l n h o e H a r r y He rbe r t Dobbin , " u m j o r n a l z l n h o Uter&rlo 
O Chacon , o aua l a n a r e c e u no a r r a b a l d e de Casa F o r t e " . 

O RAIO — Apareceu n a " p r l m e l r a qu lnzena de o u t u b r o " 
de 1902, f o r m a t o de 32x22, a d u a s co lunas l a r g a s de composi -
gao e oito p ^ g i n a s . Redagao e gerfincia k r u a d a P a l m a n^ 4 3 . 
Prego do t r i m e s t r e — $600, a u m e n t a d o p a r a 1$000 no s e g u n d o 
n u m e r o . Sendo a diregao l i t e r^ r ia de Pio P i p a r o t e (p seudSn imo 
de A r t u r Benlcio de Araujo L i m a ) , t l n h a como d l re to r a r t l s t l c o 
E d u a r d o Ponseca e ge ren t e Carlos Russe l l . 

Apresen tou- se como " t roc l s t a , faceto , galo, e n t r e c h u v a s 
h u m o r a d a s e t rovoes de g a r g a l h a d a s " , p a r a d ivu lga r : " A s s u n -
tos de t o d a classe, sone tos bons , con tos , t rogas , ch l spas , n e m 
f inas nem. grossas , conforme a ques t ao em face, e s tudos novos , 
nogoes, cober tores de q u e n t u r a , u m p u n h a d o de g r a v u r a s s em 
fe r lnas a lusoes" . Conclu lu : "Fuzlle O R a i o . . . R lbombe o tro-
vao da c h o c a r r l c e . De p l lh6r ia e de momlce , h a j a , pols, u m a 
h e c a t o m b e ! . . . " 

A p r i m e i r a p^g ina cons tou de u m a a legor la envo lvendo o 
t i tu lo e u m a fo togravura de n u a r t l s t l co : "O p a s s a r l n h o m o r -
t o " . O u t r o nu , n a s e g u n d a edigao, de f r en te , t r a z l a a l e g e n d a : 
"Barbe i ro fin du sifecle". 

Redigldo em prosa e verso, m a s bem redlgldo, e r a a m a t e 
r ia d'O Raio de c a r a t e r quase que exc lu s lvamen te fescenlno, 
inclusive as o u t r a s i lus t ragoes . A m a l o r p a r t e t l n h a a a s s l n a -
t u r a d e . P i o P i p a r o t e ou Z a m p a r i n o (que e r a m o m e s m o ) , s e n d o 
co laboradores Lucas , J a c k , O E m p a t a , Sol rac , Rut Vaz, e t c . 

Nao consegulu o l lcencioso j o r n a l Ir a l6m do n " 2, que c l r -
culou n o dia 10 de o u t u b r o (Arq. Pfib. Est . e Bib. Pub. Es t . ) . 

A TRIBUNA — Clrculou pela p r l m e l r a vez n o d ia 18 de 
o u t u b r o de 1902, confecc lonado n a I m p r e n s a I n d u s t r i a l , de 
Nerl d a Fonseca & C la . , k r u a Bom Jesus n s . 34/36, f o r m a t o 
de 44x31, a q u a t r o co lunas de 14 ciceros e q u a t r o p ^ g i n a s . R e -
dagao a r u a do Sossfigo n^ 32. Ass lnava-se a 5$000 a n u a l s p a r a 
a cap i t a l e 6$000 p a r a o ex te r io r ; s emes t r e a 2$500, acresc ldos 
de $500 p a r a fora da cap i ta l , c u s t a n d o $100 o n u m e r o a v u l s o . 

N u m tdpico do longo ed i to r ia l de ap re sen t agSo , l l a - se : "A 
Tribuna 6 u m j o r n a l h e b d o m a d ^ r i o , o que que r dlzer que toda 
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semana, cada um dos seus redatores, mogos e apalxonados, 
Imergindo k seara intelectual, subir^ para estas colunas com o 
produto, mais ou menos sadio, de suas locubragoes. Mesmo as-
sim, A Tribuna serA um jornal noticioso, defender^ aqueles que 
estudam e tanto quanto possivel, servirA de lealdoso incentivo 
^s classes que vivem no eterno sonho do progresso e da paz. 
Estas colunas, por6m, digamo-lo com franqueza, estarao sem-
pre fechadas k impertinencia dos nulos, ou surja ela flaflando 
nas asas da rima, ou venha coleando atrav6s da prosa bara-
teada e chilra" (1) 

Jornal bem redigido, apresentou-se repleto de notas e co-
ment&rios redaclonals, notici^rio, versos de Bruno Barbosa e 
longa transcrigao de Viriato Correia, sendo a quarta p^glna de 
anuncios. 

Motivos desconhecidos levaram-no, por6m, a flnar-se — 
depois de inserir colaboragao de Cruz Gouveia, Misael Seixas 
e Euclides Dias — com o n° 3, datado de 7 de novembro (Arq. 
P6b. Est.). 

O LYRIO — Revista Mensal — Surgiu a 5 de novembro de 
1902, formato de 27x19, com 10 p^ginas, afora a capa, esta em 
papel assetinado de cor, ostentando artlstico desenho em vl-
ntietas, que envolvia, al6m do cabegalho, o sum^rio e, ao lado, 
um soneto (o primeiro foi de Ana Nogueira), modalldade man-
tida enquanto viveu o interessante magazine. Corpo redaclo-
nal: Amelia de Freltas Bevilaqua (redatora-chefe), Candida 
Duarte de Barros (secret^ria), Edwiges de Sk Pereira, Maria 
Augusta Freire, Belmira Vilarim, Adalgisa Duarte Ribelro e 
Luisa Clntra Ramalho. 

Abrlu o texto da edigao de estr6ia o artigo "Duas palavras", 
asslnado por Alciblades Lima e Cintra Luiz, assim terminado: 
"O nosso intuito, o que felizmente conseguimos, fora derrulr 
OS terrlveis castelos onde se abrigava a mod6stia de nossas pa-
trlcias e apresentar ao publico mimosos rebentos de c6rebros 
femininos, que tem a melodia divina de uma harpa e61ea. 

(1) Muito parecldo esse fim de perlodo com o conselho de Celso Vi-
eira, Inserto no Correio Mercantil, 6rgao di&rio, em sua edigao de 8 de 
julho de 1901: " . . . s6 nao abrigue a tolice, quer venha sacudindo as asas 
da estrofe, quer venha coleando atrav6s da prosa". 
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"O Lyrio surge; por6m surge Inebrlado de olores m^glcos, 
bafejado por uma atmosfera de estrldentes aplausos, aplausos 
que partem do 6mago do corag§,o daqueles que desejam ver 
desfraldado o estandarte da democracia feminina. 

"Amanha, se ele, numa apoteose de bfingao, penetrar no Ca-
pit61io cientifico da humanidade, conduzldo trlunfalmente pe-
los admiradores dos grandes feltos, entre lAgrlmas sorrldentes 
dlremos, apenas, fazendo parte desse cortejo mirlfico — a mu-
Iher pernambucana assim fazla jus pelo seu talento". 

Seguiu-se o editorial de apresentagao, do qual constavam 
05 t6picos que se vao ler: 

"Senhoritas gentls, entre o vosso mlnusculo dedal, a vossa 
tesourinha de costura, vossas fltas e os vossos estudos, reser-
vai um, cantlnho para O Lyrio. Abrlgai-o em vosso seio, ele 6 
Inocente e puro como vossas almas dlAfanas e amorosas. Nao 
6 politico, nao tem pretensoes llter5.rias, nem 6 vaidoso". 

"Cayalheiros ilustres, nao olhels de sobrancelhas carrega-
das para esta florinha que desponta. Acolhela-a nas vossas se-
cret&rias, com a devogao benevolente que se tributa a um fi-
Iho. Protejei-a, animal-a! Nao a desencorajels, porque ela 6 o 
simbolo da f6 a verdade concentrada na alma da mulher bra-
sileira, que 6 vossa mae, vossa irma e vossa esposa". 

A redagao situava-se na rua do Llm.a n° 54, resid6ncla da 
redatora-secret^rla, custando 1$000 o exemplar e 2$000 a as-
sinatura trimestral. O primelro niimero fol confecclonado na 
Imprensa Industrial, d. rua Visconde de Itaparlca (hoje — do 
Apolo) ns . 49/51, saindo os demais da tlpografia d'A Provfncia, 
situada a rua do Imperador no 19, com novo desenho de vl-
nhetas na capa. 

A publicagao prossegulu em 1903 e, no quarto nilmero, de 
1 de fevereiro, acrescentou-se ao corpo redacional o nome de 
tJrsula Garcia; no sexto, retirava-se Belmira Vilarim; no nono, 
a redatora-secretaria, ausentando se, era substituida pela poe-
tisa tJrsula; no d6clmo, estabelecla-se, tamb6m, asslnatura se-
mestral, ao pre?o de 4$000, e a correspondfincla passou a ser 
recebida na rua do Paissandu no 3, ou pelo engenheiro Cintra 
Luiz, a rua Capitao Lima n^ 58. 



H I S T 6 R I A DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO • 8 5 

O no 13/14, envolvendo os meses de novembro e dezembro, 
com vinte p^ginas, solenizou o primeiro aniversArio da revista, 
incluindo v^rias notas de saudagao do naipe feminino, pelo 
evento, a come?ar pela redatora-chefe Am61ia de Freltas Be-
vilaqua (homenageada com cliche na primeira pd.gina), que 
rendeu, por sua vez, homenagem d. "pessoa do ilustre sr . Cin-
t ra Luiz, seu propriet^rio e fundador", lendo-se outras de C16-
vls Bevilaqua, Artur Muniz, Carlos Porto Carrelro, Afonso Cos
ta, Teotonio Freire, Santos Neto, Domicio Rangel e Henrlques 
Lima. 

Continuou a publicagao, regularmente, em 1904, at6 o m6s 
de junho, quando circulou o n° 20. Suspensa, ainda apareceu 
em setembro o n^ 21, reduzido o formato, com 10 p&ginas (1) . 

Salvante a exce^ao mencionada, a revista so dlvulgava 
colaboragao femlnlna (2), nela figurando, afora as componen-
tes do corpo redacional (ao qual se juntou, no no 15, o nome 
de Lulsa Laura de Almeida Cunha) , produgoes, em prosa e ver
so, de Ana Noguelra Batista, Virginia de Figuelredo, Candida 
Rlbelro, Francisca Izidora, Maria de Ollvelra Cavalcanti, Alice 
D. Barros, Rita de Clntra Costa, Lia Marlnho Rego, Sant ina 
Potlguar6, Alice de Ollvelra Cavalcanti, Maria Ollndlna Leal, 
e t c . , al6m das colaboradoras de outros Estados, a salientar: 
InSs Sabino e Emilia Leitao (Bahia) , Rosalia Sandoval (pseu-
donimo de Rita de Abreu) (Alagoas), Olga Alencar e F ran 
cisca Clotildes (CearA), Leodeg^ria de Jesus (Goi^s) e Mariana 
Luz (Maranhao) . 

Nao deixou de ter O Lyrio ligeiro notici^rio social, uma se-
gao de passa-tempo, raros originals de musicas (3) e alguns 
anuncios nas p^glnas inferiores da capa. Os cliches publlca-
dos, de escritoras ou de vistas da cldade, eram confeccionados 
em Portugal e na Italia (Arq. Piib. E^t.). 

(1) No reglsto dos "Anais" figura o n'? 20 come ultimo publicado. 

(2) Na segao "Sobre a nossa banca", escreveu o noticiarista d'O Co-
libri, de Limoeiro, edicao de 15 de novembro de 1903: "O Lyrio, um dos 
mais mimosos ramalha tes que ornam a l i teratura brasileira. . . " . 

(3) Ocupando uma pagina mais larga do que as outras, a edi?ao de 
abril de 1903 estampou o cliche ("confiado ao hdtoil desenhista Pedro de 
Carvalho") da composi?ao musical "O Lyrio", polca, para piano, de Raul 
Llns. 
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REVISTA PERNAMBUCANA — Publicagao quinzenal, de 
literatura, deu ^ luz o primeiro numero a 15 de novembro de 
1902, formato de 32x22, com doze p^ginas, inclusive a capa, 
esta em papel de cor, bem trabalhada em vinhetas, nela figu-
rando, al6m do titulo, os nomes dos redatores — Ollmpio Fer-
nandes e Getulio do Amaral, o sum^rio e um soneto (estreado 
por Edwiges de s a Pereira), pr^tica que foi adotada at6 o n° 
7. Confeccionada na Imprensa Industrial, a rua do Bom Je
sus ns . 34 e 36, assinava-se a 10$000 por ano, 5$000 por semes-
tre e 3$000 por trimestre, custando o numero avulso $500. Re-
dagao k rua Cruz CabugS. (hoje, Duque de Caxias) n^ 12, 1° 
andar . 

O artigo de apresentagao concluiu com o topico a seguir: 
"Uma brilhante pleiade de espiritos, a mais numerosa e ilus-
tre que jamais reuniu, entre nos, uma revista, prepara-se a 
afirmar, quinzenalmente, a vitalidade e o valor de Pernambu-
co na ordem do saber e do pensar. Resta, agora, ao publico 
acudir a sustentar esta obra. Se o publico se recusar, a Revista 
Pernambucana tem de desaparecer —- ficando de novo a rel-
nar, sobre tan ta coisa que necessitava ser atendida e ilumina-
da, a treva e a indiferenga''. 

Constou do expediente a lista dos colaboradores: Teotonlo 
Freire, Clovis Bevilaqua, Carlos Porto Carreiro, Artur Orlando, 
Augusto de Oliveira, Edwiges de S& Pereira, Heliodoro Balbi, 
Ernesto de Paula Santos, Artur Bahia, Eugenio de S& Pereira 
(tamb6m usou o pseudOnimo Paulo Mateus), Domlcio Rangel, 
Caitano de Andrade, Manuel Duarte, Mendes Martins, Julio 
Barjona, Bruno Barbosa, Jos6 de Matos e Silva e Luiz Tavares 
de Lira. 

Publicou-se a bem feita revista com regularidade, a prin-
clpio, aumentando, sucessivamente, o numero de p^ginas do 
texto, s6 inserindo aniincios nas p&ginas internas da capa. Ca-
da pdgina de rosto era ilustrada com fotografia de personali-
dade ilustre, a saber, at6 o ultimo niimero: Presidente Rodrl-
gues Alves, Martins Junior, C16vis Bevilaqua, Baltazar Pereira, 
Ant6nio Sales, Barao do Rio Branco, Dem6stenes de Olinda, Va-
lentim Magalhaes, Teotonio Freire, Major Jos6 Domingues Co-
deceira e Franga Pereira, seguida, na p^gina imediata, da res.-
pectlva biografia. No numero 5, de 15 de Janeiro de 1903, crla-
va-se uma segSo de Esperanto, a "lingua internacional", a car
go de Clntra Luis. 
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A partir do no 7, datado de 28 de fevereiro, j ^ com atraso, 
a Revista passou a publicar-se mensalmente, isto — dizla — 
para que fosse posslvel melhor^-la at6 flcar uma das melhores 
do BrasU. Mas era preciso, ao mesmo tempo, que os assinantes 
esquecidos dessem sinal de vida. 

Fundidos em um so, sairam os ns. 8 e 9, com 40 pAginas, 
correspondentes aos meses de margo/abril. Modificada a ca-
pa, passou esta a apresentar sugestivo desenho de B*»nevenuto 
Teles, representado por uma mulher de livro aberto a mao, fi-
cando o espago, S, direita, ocupado, em cada edigao, at6 o fim, 
por cliche de personalidade, extinta ou nao, a saber: Jos6 P1&-
cido de Castro, capitao Joaquim Quintino Vilarim, Jos6 de 
Vasconcelos, Joaquim Vilela de Castro Tavares, Samuel Mar
tins e Alba Valdez (nome adotado pela poetisa cearense Maria 
Rodrlgues Pelxe). Na p^gina de rosto instituiu-se o sub-tltulo 
— "Artes e Letras", e foi admitido, como gerente, Joao Cam-
pelo ,(que durou pouco tempo), tendo-se transferido a redacao 
para a rua Nova no 60, 2P andar, e aumentado para 1$000 o pre-
Qo do exemplar. 

Nao obstante os bons prop6sitos da redagao, a Revista nao 
p6de mais regularizar sua circulagao. Assim 6 que os ns. 
10 e 11 foram dados a publico, respectivamente, em julho e 
agosto; o n° 12 (Francisco Solano substituira Olimpio Fernan-
des na diregao) s6 apareceu em Janeiro de 1904 (a p^gina 
de rosto indicava: ns. 12 a 15 — dezembro de 1903); o n° 13, 
Indicando na capa: mfes de maio, trazia no texto: fevereiro; 
finalmente, o no 14/15 apresentou-se datado de junho/julho 
de 1904. 

Por algum tempo, o magazine manteve segoes de Miisica e 
de Modas, esta a cargo das modistas Paula Lima e Georgina 
Lima; mais charadas, enigmas e logogrifos, al6m de se desen-
volver a parte de ilustragoes, com cliches dos colaboradores e 
de vistas do Recife. 

A Revista Pernambucana divulgou, na realidade, a melhor 
literatura da 6poca, em prosa e verso, incluindo, entre os cola
boradores ja menclonados, nomes como os de M&rlo Freire, 
Mateus de Albuquerque, Jos6 Julio Virglles de Sousa, Artur Mu-
nlz, Eduardo de Carvalho, Amelia de Freitas Bevilaqua, Fer
nando Grlz, Joao Barreto de Meneses, Dem6stenes de Olinda, 
Oswaldo Machado, Damascene Vieira, Rosdlia Sandoval (pseu-
donimo da poetisa Rita Rosalia de Abreu), tJrsula Garcia, J . B . 
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Regueira Costa, Eustorgio Vanderlei, Infes Sabino, Laiete Le-
mos, FrariQa Pereira, Augusto Lins e Silva (tamb6m com o pseu-
d6nimo Aldo Nadir), Julio Fires, Jos6 de Barros Lima, Alfredo 
de Carvalho, Gerv^sio Fioravante, Isaac Cerquinho, Faelante 
da Camara, Pethion de Vilar (pseud6nimo de Egas Moniz Bar-
rto de Aragao) e outros. 

Desde o no 7, a parte liter^ria vinha impressa em papel 
couche, precedida de p^ginas em papel comum, tamb6m fe-
chando o texto, numeradas com algarismos romanos e desti-
nadas ao notici^rio e pequenas biografias. A redagao muda-
ra-se novamente para a rua Larga do RosArio n° 36, 2° andar. 

O no 14/15 inseriu, na ultima pAgina, a nota "Aos assinan-
tes", segundo a qual se encerrava "o seu primeiro ano de exis-
tencla", compreendendo "o periodo de novembro de 1902 a ju-
Iho de 1904". Circulou ele com 40 pAglnas, s6 contendo litera-
tura. 

O total das edigoes atingiu 288 p^ginas, inclusive 44 em 
numeragao romana. Nao voltou a publicar se a Revista Per-
nambucana, cujo ultimo numero foi impresso na oficina gr^-
fica d'A Provincia (Arq. Pub. Est., Bib. Pub. Est. e arquivo de 
Jos6 Crespo). 

DOIS DE DEZEMBRO — Dedicado a interessante Maria 
das Dores e oferecido a seus carinhosos pais — Poliant6ia de 
1902, entrou em circulacao na data do titulo, formato de 18x12, 
com quatro p^ginas, impressa em papel couche. Foi organizada 
por J . Macedo, A. Gomes e J . Coelho, que assinaram sauda-
?oes, em prosa e verso, em conjunto e individualmente, home-
nageando o "primeiro aniversario" (1) da filhinha do casal 
Tenente Antonio Salustiano de Lemos (Arq. P6b. Est.). 

O PIOLHO — Jornalesco dlrigido por Manuel Lima, circu
lou sem data, formato pequenlssimo de 11x9, com quatro p&-
ginas a duas colunitas de composigao. Sem palavras de apre-
sentagao, inseriu materia inexpressiva, pretensamente humo-
rlstica, ocupando a ultima p^gina dois anuncios, o segundo 
deles do Atelier Guttenberg, h rua Duque de Caxias n° 34, onde 
ocorreu o trabalho grdfico. 

(1) No seu registo dos "Anais", Alfredo de Carvalho referiu-se k ani-
versariantezinha como sendo Mile. 
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Duas outras edigoes sairam, respectivamente, nos dias 6 e 
10 de dezembro de 1902, acrescido o formato para 18x12, anun--
ciando o prego de 2$000 por assinatura trimestral. So divulgou 
"literatura" debochada, focalizando cases de depravacao; ver-
sinhos de duplo sentido e p6ssima ilustragao. Pseudonimos 
usados: K. Melo, Curioso, Mangara, Me Leite, etc. (Arq. Piib. 
Est.). 

GREMIO LITTERARIO VIRGINIO MARQUES — Polian-
teia de quatro p^ginas, em papel couche, no formato de 33x22, 
circulou no dia 6 de dezembro de 1902, ao ensejo do encerra • 
mento do ano letivo do Institute Pernambucano. Trabalho 
grafico da Imprensa Industrial. 

A primeira p^gina, circulada de vinhetas, apresentou re-
tratos (bico-de-pena de Eduardo Fonseca) dos professores Vir-
ginio Marques e Candido Duarte, respectivamente, fundador e 
diretor do mencionado estabelecimento de ensino, e, abaixo o 
hino do mesmo, letra de Manuel Duarte e musica do professor 
Lourengo Tomaz da Silva. 

Nas p6ginas restantes — todas igualmente circuladas e a 
composiQao em duas colunas largas — al6m do editorial expli
cative, liam-se produgoes, em prosa e verso, de Francisco Duar
te; dos professores Caspar Vanderlei Leio, Pedro Celso e Ma
nuel Duarte, e dos colegiais Lafaiete Cerreia, Tancredo Leio, 
Jeae Marques de Queirez Pinheiro e outros (Bib. Pub. Est.). 

O CHICOTE — Periodico Litero-Humoristico e Noticioso — 
Entrou em circulagao a 15 de dezembro de 1902, formate de 
38x26, com quatro p^ginas de quatro colunas de compesigao a 
15 ciceros. Propriedade de "uma Seciedade Anonima", apre
sentou o seguinte corpo redacienal: Pio Piparote (pseudonimo 
de Arthur Benicio de Araujo Lima), Petronio Murta, Gil Mas-
cote, K. Lungoso, Ja Maica, Ma Gomes, Jean Lameche e Ze 
Boenuo, tendo escritorio instalado na rua Duque de Caxias n^ 
34 com caixa de cerrespendencia na Agenda Jornalistica Per-
nambucana, k rua de Imperador, 31/33. 

Lia~se no artigo-programa: "A aparigao d' O Chicote nao 
6 um case extemporaneo. Faz-se precise um Chicote, come e 
pae para a boca e o pecade para o amor. Impunemente va~ 
gueiam por ai, cabega altlva e ademanes de fidalge, celeb6rri-
mes araras, carachu6s, cei6s, fonas e peemes, merecedores de 
azourrague e dignos de vara . . . O Chicote desenrolou-se para 
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e les . . . Estalejando no ar, desce para ferir bem de frente, sem 
d6, sem piedade, as carantonhas indecentes dos imorais e tr is-
tes DD. Juans que empestam a nossa Venesa, anonimos, in
cognitos. . . " 

"Filho da Troga, tamb6m farA rir. Mordaz, vergastador, 
chanfalhao, este periodico publicar^ semanalmente um repo-
sit6rio de chacotas escolhidas a dedo, pilh6rias novissimas a-
dubadas de pimenta e sal . , .mas mesmo muito s a l . . . " 

Ao alto das duas colunas do centro da primeira p^gina, sob 
o titulo "Ao publico", via-se o desenho (bico-de-pena de Edu-
ardo Fonseca), em zincografia, de um individuo bem trajado, 
em meio a pinc6is, penas e papel, com um chicote na mao es-
querda, em posicao de brandir, e o chap6u-cartola na direita, 
em saudacao, tendo como legenda um soneto alexandrino, cuja 
quadra primeira e a que segue: 

"Em nome d'O Chicote, o rei dos brincalhOes, 
leitores em geral, am^veis e gentis, 
deponho aos vossos p6s as minhas saudagoes, 
em bela curva, ao chic de Paris". 

Com bastante materia tipogr^fica e poucas ilustragoes, sa-
lientavam-se as segoes "Semana a chicote", em versos, de Pe-
tronio Murta; "Notas aVulsas"; "Chicoteando"'; "Datas c61e-
bres"; "Pelo buraco"; Bilhetinho semanal"; "Perguntas ino-
centes", etc. 

No segundo numero iniciava-se o folhetim "Uma com6dia 
em ensaios", original de Pio Piparote. Foram outros colabora-
dores: Abel Pirapama, Puritano, Lulu Moreno, Rabelais Jiinior 
e tantos mais, que iam aparecendo, revezando-se e substituin-
do-se, a saber: Taliao, Renato, Donzelo Mor (pseud6nimo de 
Antonio Lopes), Pragamyo, J. Papagaio, Leao Cacipor6, Buzu-
mum, Remington K. Bral e Chico Venusco, afora a produQao 
propriamente dos redatores, sendo mais comum a poesia, de 
boa qualidade, de Pio Piparote. A16m do humorlsmo, da sAtlra e 
da critica de costumes, nao faltaram a licensiosldade, a frase 
de duplo sentido, assim como a ilustracao debochada. 

O no 4, de 5 de Janeiro, iniciando o ano II (1903), dividiu, 
excepcionalmente, as duas p^ginas do centro em. quatro redu-
zidas, no sentido vertical (formando o "jornal de trogas" O 
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Carroussel, saido "das en t ranhas maternas d'O Chicote". Ma
teria identlca, os mesmos colaboradores. 

A seguir, o suplemento menclonado — ns . 2 e 3 — cons-
tituiu-se de duas paginas normals, vlnculadas aos ns . 5 e 6 
do seman^rlo, que passara a ter olto paginas, no formato de 
32x23. 1 

Mas O Chicote ficou suspense ap6s o n° 8, de 2 de feverei-
ro, para reaparecer a 28 de abrll, conservando inalter&vel o pro-
grama chlstoso-satirico-llcencloso. E prossegulu at6 o n" 14, 
de 8 de junho, quando flndou sua primelra existfencia. 

Reapareceu O Chicote mals de tr6s anos decorrldos, com o 
n° 1, ano V, datado de 16 de outubro de 1906, como seman&rlo 
"joco-s6rio", "proprledade de uma Assoclagao", tendo como dl-
retor M ^ i o Latao; redatores — Tota das Mogas, Serezarp e 
Sancho Martins. Asslnaturas a 10^000 por ano e 5§000 por se-
mestre . Manteve o ultimo formato adotado, com oito paginas, 
a primelra das quals, no reiniclo, ocupada pelo mesmo cliclig 
do homem do chicote, servldo de legenda tamb6m em versos, 
cuja primelra quadra dizia: 

"Elegante e gentil, chelo de graQa e chlste, 
O Chicote aparece outra vez para o povo; 
Vem mals endiabrado, Inslnuante e novo. 
Pronto a chicotear qualquer Flgura Trlste". 

No segundo niimero o famoso tlpografo Julio Hancem Inl-
clava, em melo a mater ia endiabrada do perlodlco, a publica-
gao, em rodape, de sua novela "O sulclda", lnexplica.velmente 
suspensa na nona Insergao. A16m disso, permaneceu uma pa-
glna de sonetos lirlcos, colaborada por Monte Sobrinho, Euzi-
nlo de Almeida, Frederico Codecelra, Dr. Piff Paff (Jos6 Flguel-
redo), Gil Gregorio e Seanxan. Mas o forte, mesmo, eram as 
seQoes comicas, tais como: "Teatro d'O Chicote"; "ServlQO po
licial d'O Chicote"; "Fatos da atualldade", por Serezarp; "Se-
mana d'O Chicote", por Krichna; "Chlcotadas"; "Clpoadas", 
por Zdzimo de Avelar; "Pelo bln6culo"; "Pelo brejo"; "Cava-
Qoes. . ." , por Camilo Trapalhada; "Praga da Independ^ncla", 
por Carlito e, depols, Viremont, e outras, em que eram comuns 
as reportagens de escandalos amorosos, surglndo sempre novos 
pseudonimos, inclusive Lulu Regadas; (Severo de Barros) , com 
"Chicotadas da semana", e Chico Lapa, com a "Secretarla d' 
O Chicote". 
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Tendo circulado onze edigoes at6 29 de dezembro, iniciou 
numeracao nova a 8 de Janeiro de 1907, para continuar, com 
algumas lacunas, at6 o n^ 14, de 21 de maio, que foi o ultimo 
publicado. 

A diregao d'O Chicote vinha sofrendo v^rias alteragoes, 
terminando em poder de Juvenal, o mesmo acontecendo com 
o corpo redacional, do qual vieram a participar Pepino Pena-
forte e Zozimo d'Avelar e, depois, Vulcano (outro pseudOnimo 
de Severe de Barros) e Merino, sem figurar nenhum redator 
nos liltimos quatro numeros. Nao faltaram ilustragoes fesce-
ninas, inclusive devidas ao bico-de-pena de Benevenuto Teles. 
(Arq. Piib. Est. e Bib. Piib. Est.) (1) . 

1903 

O LOBISHOMEM — Semanario Esculhambativo — Saiu a 
lume no dia 20 de Janeiro de 1903, formato de 27x19, com qua
tro p^ginas. 

Era, segundo declarou, "mais um papa-tostao", que apa-
recia, disposto "a viver muito", acrescentando: "Esculhambar, 
troQar, rir at6 quebrar os botoes da ceroula, e descascar muita 
pouca vergonha, sem distingao de classe — 6 este o seu pro-
grama". 

A edigao encheu-se de "pensamentos", em poucas llnhas, 
utilizando pseudonimos tornados de outros jornais humoristi-
cos, em regime de pastiche, e ligeiras pasquinadas. 

Nao passou do primeiro numero (Arq. Pub. Est. e Bib. Piib. 
Est.). 

A SERINGA — EdiQao carnavalesca do periodico O Papa-
gaio, circulou a 19 de fevereiro de 1903, formato de 37x26, com 
oito p^ginas, formando uma so, ligadas entre si, as quatro do 
centro, constituidas de uma litogravura, a cores, de critica so
cial e de costumes. As quatro restantes, a primeira circulada 
de vinhetas divulgaram diferentes produQoes, raramente em 
prosa, de Gil Minhoca, Bolimbalacho, Petronio Murta, Farrus-
co, K. Boclo, Donzelo Mor (pseudonimo de Antonio Gomes Lo~ 

(1) Os poucos comprovantes da Biblioteca Publica do Estado comple-
tam a coleQao do Arquivo Publico Estadual. 
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pes), e tc . , em que a s^tira e o humor predominavam, sem ex-
clulr as frases de duplo sentido (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

A COBRA — Revista Ilustrada e Humoristica — Entrou em 
circulaQao a 21 de fevereiro de 1903, formato de 36x25, com oito 
p^ginas de tres colunas. Diregao de Juca Palheta (pseudSnimo 
de Antonio I . Borges) (1) funcionando a redagao na rua Direi--
ta no 132, 1° andar . Tabela de assinaturas: semestre — 4$000 
(61000 para o inter ior) ; tr imestre — 2$000; niimero avulso 100 
r61s. 

Lia-se, no art igo-programa: "Tem o leitor entre as maos 
A Cobra, macia e delicada, bela e inofensiva, sem distilar o ve-
neno da pornografia e, antes pelo contr^rio, aconselhando a 
moralidade, tao indispens^vel para a ventura da existencia. 
Nao 6 um jornal nova seita, redigido pelo senhor Salomao Gins-
burg e cheio de tolices e versos quebrados, nao senhor; 6 um 
Jornal humoristico, mas decente, sem falar em coisas feias, sem 
se preocupar seriamente com assuntos pesados e graves. Sai 
pela primeira vez k rua na v6spera de Carnaval, quando os fes-
tejos ao deus Momo nos enchem a alma de uma satisfagao enor-
me, predispondo-nos a luta pela vida. E continuar^ circulando 
por al afora, Deus louvado, insinuando-se por todos os cantos, 
metendo-se mesmo onde nao for chamada, nao para dar den -
tadas mortals, mas afim de expor aos olhos dos leitores o que 
encontrar de bom e de ru im". 

"Mas, A Cobra nao tem programa definido; ajuizada e s6-
ria, faz aquilo que entende, o que acha bom fazer; nao se es-
craviza k id6ia nem a coisa nenhuma . Em politica 6 o que ain-
da ningu6m conseguiu ser: independente; por isso, quando t i -
ver de se externar a respeito de qualquer assunto politico, fa-
\o-& de cabega levantada. Recebam todos, pois, A Cobra; um 
jornal humoristico, dessa esp6cie, 6 um bem para a sociedade 
onde a corrugao lavra, intensamente, nas casas de jogo e nas 
casas de recurso, nos lares e nas ruas" . 

Com as p^ginas externas ocupadas tmicamente por dese-
nhos, com legendas em versos, as internas tamb^m apresen-
taram lisonjeiro servigo de ilustragoes, a cargo de Benevenuto 
Teles e Euclides Fonseca, a par de vasto sum^rio de materia 

(1) Na relacao dos "Anais", Alfredo de Carvalho atribuiu a direpao e 
propriedade d'A Cobra a Domicio Rangel, o que nao exprime a realidade. 
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dosada de fino humor casado a maliciosa sAtira, atrav6s de 
cr6nicas, poemetos, notas ligeiras e quadras soltas, de Pio Pi-
parote e Zamparino (pseudonimos, ambos, de Artur Beniclo de 
Araujo Lima); Juca Palheta, Frei Meireles, Maia Maravilhoso, 
Pragamyo, Dr. Tesoura, Major Pataca, etc. 

Encerrou a edigao de estr6ia a nota a seguir: "Um aviso 
importante — A Cobra sai a rua e ficar^ saindo com licenga do 
dr. chefe de policia. A digna autoridade esteve com ela entre 
as maos, mirou-a de um lado e de outro, deliciou-se com a sua 
leitura e deu, muito satisfeito, o seu placet. Porque A Cobra nao 
6 um jornal indecente, nao tem pornografia; pode entrar em 
qualquer casa de familia e todos devem le-la". 

Seguiu-se a publicagao semanalmente, obedecendo ao pro-
grama estabelecido. Caboclo Moror6 iniciou a interessante cro-
nica em versos "A Semana". Apareceram a "Correspondencia", 
as "Receitas d'A Cobra", o "Teatro d'A Cobra", etc. 

A partir do n° 3, "propriedade d'uma sociedade", o peri6-
dico exibiu, junto ao diretor, o seguinte corpo redacional: Ca
boclo Mororo, Pio Piparote, Manrico, Dr. Tesoura e Madalena; 
secretS,rio — Garnopante; encarregado da parte artistica — Ci-
falho. 

Atingido o numero 13, A Cobra, passou a ter doze pS.ginas, 
inclusive quatro da capa, em couch6, trabalhada a primeira em 
vlnhetas, tendo ao centro os dizeres do cabegalho, e as restan-
tes repletas de reclamos comerciais. Enquanto isto, o titulo da 
p&gina de rosto apresentou-se desenhado artisticamente, tendo 
como motivo uma cobra em atitude de ataque. Ao lado do di
retor ficou, apenas, o nome do secret&rio. 

Foram outros colaboradores:Selvagem Congestionado (como 
se escondia Joao Cl§,udio Carneiro Campelo); Leo ou Joao Nin-
gu6m (pseudonimos de Leonidas de Oliveira), com a "Cronica", 
em versos; Chilonito, Arnold, Zeguedegue, Donzelo-Mor (Anto
nio Gomes Lopes), Gil Minhoca, Meme e Claudio Gil. Nao fal-
tou boa segao de charadas, sob o titulo "Recreio d'A Cobra", or-
ganizada pelo Dr. H. Xado. A parte gr^fica esteve a cargo da 
oficia d'A Provincia, k rua do Imperador n" 19, at6 o no 12, e 
da Aggncia Jornalistica, de J . Agostinho Bezerra, d. rua do Im
perador n̂ ' 33. 
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O ultimo niimero pesquisado foi o 17, de 14 de agosto, (Bib. 
Pub. Est.) (2) . 

C BOTAO DO LYRIO — Jornalzinho de orientagao femini-
na, apareceu no dia 21 de fevereiro de 1903, formato de ISVaXll, 
com quatro pAglnas de duas colunas, tendo a reda^ao instalada 
k rua do Lim.a n° 54. Gracloso trabalho gr^flco, em papel cou-
ch6, de J . B . Edelbrock, k rua Marques de Olinda n^ 4. Reda-
tora-chefe — Am611a de Freitas Bevilaqua; secret^ria — Can
dida de Barros; tesoureira — Luisa Ramalho; redatoras — Ma
ria Augusta Frelre, Edwiges de Sk Pereira, Belmira Vilarim e 
trrsula Garcia (1). 

Apresentou-se hs leitoras com o conciso artigo "Petit lis", 
asslnado pela redatora-chefe, seguindo-se ligeiras produQoes, 
em prosa e verso, das outras redatoras (faltando, naturalmente, 
espago para acolher o excessivo niimero de colaboradoras cons-
tante do Expediente). Findou a edigao com duas noticias so
cials de quatro linhas e outras tantas ocupadas com duas cha-
radas. 

Apesar de dizer-se mensal, o segundo numero (e ultimo) 
s6 circulou a 5 de novembro (2), nele colaborando, entre outras 
escritoras, F . Clotildes, Santina Potiguare, Rita Cintra Costa e 
Elisa de Almeida Cunha (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O REMO — Orgao do Clube Carnavalesco dos Remadores — 
Numero linico, circulou a 22 de fevereiro de 1903, (1), em F>e-
queno formato, divulgando mat6ria alusiva ao triduo de Momo 
("Anais"). 

ARCHIVO DE JURISPRUDENCIA — Revista Mensal de Le-
gislagao, Prdtica e Doutrina — on*' 1, ano I, apareceu em mar-
QO de 1903, formato de 22x13, em coluna larga de composigao, 
com 96 p^ginas de papel assetinado, afora a capa. Publlcado 
sob a direcao dos bachar61s Hermilo de Melo Rlbeiro, J . J . Al
buquerque Xavier, J . F . Barros Almeida e Melo Cahu, funcio-
nou o escrit6rio da redagao na rua Primelro de Margo n^ 12, 1° 

(2) Colecao incompleta. 
(1) O mesmo corpo redacional d'O Lyrio, a que O Botao era fillado. 
(2) No registo dos "Anais", escreveu Alfredo de Carvalho que, ap6s o 

prlmeiro numero, continuara a publicagao no Rio de Jane i ro . . . 
(1) O n° 2 d'O Remo saiu em 1904, datado de Olinda. 
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andar. Trabalho material da oficina gr^fica de Lins Vieira & 
Cia., d, rua 15 de Novembro (atual do Imperador) n^ 43. 

O artigo de abertura, que abrangeu sete pAginas, assinado 
A Redagao, ocupou-se da implantaQao da Republica, da forma 
federativa; da "construcao republicana" em face dos habitos 
e dos vicios herdados da Monarquia; dos "poderes politicos" em 
comparacao com outros paises e do "aparato judici^rio". 

"Felizmente — concluiu — uma reagao salutar ganha to-
dos OS dias terreno nas ligoes dos mestres, nos livros dos ju-
ristas, na sentenga dos tribunals, no proprio seio do governo. 
Enquanto, por6m, ela nao consegue veneer em toda a linha, os 
magistrados, os advogados, os juristas pr^ticos veem-se con-
fundidos nesta babel em que, a duas horas de viagem, fala-se 
uma lingua jurldica diferente. Obrigados a consultarem leis, 
regulamentos, decisoes, arestos dos tribunals, felizes se consi-
deram quando conseguem encontr^-los. 

"Para remediar, na medida de nossas forgas, a esse incon-
venlente, pensamos em publicar esta revista, onde iremos con-
slgnando todos os poderes executives e legislatives dos Estados 
e onde faremos o registro dos arestos dos tribunals do pais, nao 
nos poupando nenhum esforgo para que a nossa revista bem 
merega dos que versam as letras juridicas". 

A parte doutrinal abriu com trabalho de Clovis Bevilaqua, 
seguindo-se colaboragao do Dr. Ferrer. Outras divisoes de ma
teria: Jurisprudencia Federal e dos Estados; Jurisprudencia 
Criminal; Legislagao; Cronica e Bibliografia. 

Variando a quantidade de p^ginas, seguiu a publicacao sua 
meta, obediente ao ritmo inicial. E transpos o ano, prolongan-
do-se-lhe a existencla at6 o n^ 20, de outubro de 1904. 

A colaboragao, al6m daqueles nomes mencionados, esteve 
a cargo de Adolfo Cirne, Henrique Milet, Meira de Vasconcelos, 
Altino de Araiijo, Olinda Cavalcanti, Joaquim Tavares, Osvaldo 
Machado, Lisboa Coutinho, Carlos Vaz, Oliveira Fonseca, Fon-
seca Galvao, J. de Souza Spinola, Plinio Alvim, Araiijo Jorge, 
E. da Gama Cerqueira, Paulino Nogueira, Euclides Bevilaqua, 
Sabino do Monte, Henrique Valga e Fleury Curado. Em meio 
do caminho, a revista perdeu um dos seus redatores — Hermilo 
Ribeiro, falecido em setembro de 1903. 
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A colegao do Archive de Jurisprudencia consta de cinco to-
m,os, cada um dos quais contendo quatro edigoes, num total de 
1744 paginas. A partir do tomo II o servigo gr^fico foi executa-
do pela Imprensa Industrial, a rua Visconde de Itaparica (atual 
do Apolo) ns . 49/51 (Bib. Pub. Est., Bib. Fac. Dir. U.F.Pe. e Bib. 
Gab. Port, de Leitura). 

A PISTOLA — Livro de Sortes — "Bern organizado, espiri-
tuoso, prestando-se muito bem aos folgares a que se destina", 
foi o primeiro da serie a entrar em circulagao, bastante ante-
cipado das festas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro. Re-
datores — Ze Pistolao e Juca Travesso (Jornal Pequeno, 8/5/ 
1903). 

O QUENGO — Surgiu esse orgao de literatura licenciosa a 
8 de maio de 1903, propriedade "de uma Sociedade Anonima", 
formato de 32x23, com quatro paginas. Dizia-se "puramente 
humorlstico e satirico, para "desmascarar meia duzia de bur-
gueses", refinados quengos fin du siecle". Nao tinha programa, 
pois pretendia exibir-se apenas uma vez, nao respeitando "po-
sigao nem. qualidade". 

Prosa, verso e ilustragoes, estas assinadas por Venu (crip-
tonimo de Benevenuto Teles), toda a ligeira materia teve a qua
lidade inerente aos pasquins entao em voga (Bib. Pub. e Arq. 
Pub. Est.). 

LUMEN •— 6rgao da Sociedade Literaria 19 de Abril, do 
Instituto 19 de Abril — Entrou emi circulagao a 12 de maio de 
1903, formato de 35x25, com quatro paginas a tres colunas de 
composigao. Assinaturas: trimestre — 1$500; mes — $500. Im-
pressao do Atelier Miranda, a rua Padre Nobrega, 18/22, e re-
dagao a rua do Hospicio n^ 53, sede do estabelecimento de en-
sino do professor Carlos Porto Carreiro, orientador da publicagao. 

O editorial de estr6ia, sob o titulo "Abre-te, Sesamo!", apre-
sentou o jornal como "uma resultante de v&rias forgas em con-
correncia, partidas todas de alguns c6rebros", que principiavam 
a "lenta elaboragao cientifica". "Poesia, descrigao, narragao, 
conto, oratoria ing6nua e entusi^stica — eis o produto desses 
espiritos de mogos, ainda esvoagantes". 

Circulando mensalmente, inseriu produgoes, em prosa e 
verso, assinadas pelos colegiais Jos6 Ot^vio de A. Lessa, R6-
mulo A. Prazeres, Artur Leal, Manuel Pinto Moreira, Julio 
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Porto Carreiro, Adolfo Ramires , Alvaro Ramos Leal, Carlos Tei-
xeira Lopes, Antonio Pereira de Carvalho, Antonio Luiz S a n 
tos, Teofredo Lopes de Siqueira, Ra imundo Seixas e Ot to Linch. 

,De vida ef^mera, so circulou at6 o n^ 4, de 18 de agosto (Arq. 
P6b. Est.). 

O JACARfi — Livro de Sortes — Redigido por Fortunate 
Ventura (pseudonimo de Ernesto de Pau la San tos ) , foi posto 
em circulagao, "em l inguagem decente" , pa ra percorrer os s a -
loes familiares nas noites festivas de Santo Antonio, Sao Joao 
e Sao Pedro (Jornal Pequeno, 15/5/1903). 

O PANDEGO — Epopeia Sanjuanesca — Foi organizado 
pelo General Pandeiro (pseudonimo de Eunic iano Ribeiro) e 
impresso na oficina d'A Provincia, com 112 paginas , contendo 
"Extensa colegao de sortes novas sobre assuntos pa lp i tan tes , 
contos, sonetos, pensamentos , monologos e cangonetas , te legra-
fia dos namorados por meio do leque, anedotas , segao in s t ru t i -
va, a com6dia francesa "Duelo a cotovias", or^culo das flores, 
e t c . " (Jornal Pequeno, 16/5/1903). 

O PANDO - - Livro de Sortes — Saiu a lume sob a respon-
sabilidade de "hdbil humor i s t a " oculto sob o pseudonimo de 
Zumba das Mogas. Afora a ma te r i a especifica, con ta ram-se 40 
paginas de l i t e ra tura e "duas chistosas cangonetas do acade -
mlco Isaac Cerquinho" (Jornal Pequeno, 19/5/1903). 

A PYTHONISA — "fi o t i tulo de um excelente produto da 
l i t e ra tu ra sanjuanesca" , aparecido a 26 de maio de 1903, segun-
do noticiou o Jornal Pequeno; " . . . u m livro de t ruz, em cujas 
112 paginas os aman te s dos folgares do popular m6s de j unho 
poderao encon t ra r ampla messe p a r a resfolego do espirito e a l i -
men to da t roga" . Foi organizado pelo humor i s t a Aristofanes 
e vendido a 1$000 o exemplar. 

O CORISCO — Jornal Litero-Humoristico e Noticioso — 
Publicou-se no dia 26 de maio de 1903, formato 32x22, com qua-
t ro paginas , i lustrado com a lgumas charges, inclusive, n a p r i -
meira , a in t i tu lada "Marido exemplar" , de esplendida s^ t i ra . 
Inser iu ma te r i a var iada, colhida nos bord6is da l i t e ra tu ra llvre. 

Nao passou da edigao de estr6ia (Bib. Pub. Est.). 

O MENSAGEIRO — Orgao da Igreja Evangelica Pernam-
bucana. Propagador das Verdades Evang61icas — Comegou a 
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Circular em junho de 1903, formato de 23x16, com quatro p&gi-
nas, a duas colunas de 15 ciceros. Publicagao mensal, para ser 
vendido o exemplar a 100 r6is, t inha como redator-chefe Ale
xander Telfor; redator-secret&rio — Pedro Campelo; redator-
-gerente — Ulisses de Melo. 

Fundou-se com o objetivo de "levar aos pecadores a men-
sagem de salvagao manifestada na Biblia". Aparecia justamen-
te no "momento em que se desenrola, no cen&rio religioso per-
nambucano, tremenda luta da mentira contra a verdade, das 
trevas contra a luz e de Satanaz contra Cristo". 

Concluiu o editorial de apresentagao solicitando o concurso 
material dos "irmaos", para que O Mensageiro tivesse vida 
longa. 

A par de poesia e artigo assinados pelo gerente e pelo se-
cret&rio, a folha divulgou extenso notici^rio sob 0 titulo "Mo-
vimento de nossas igrejas" e outras informagoes ligeiras. (Bib. 
Pub. Est.). 

Nao foi possivel encontrar outros comprovantes. Entre-
tanto, a publicagao prosseguiu, circulando no mes de novem-
bro o no 3. Terminou com o n° 6, registado pelo Didrio de Per-
nambuco de 26 de Janeiro de 1904. 

O TROVAO — Propriedade "de uma Sociedade Anonima", 
deu k publicidade sua primeira edigao a 1'° de junho de 1903, 
formato de 37x26, com quatro p&ginas e o cliche do titulo em 
fundo negro, assim6trico, com letras brancas disformes. Impres-
so no Atelier Miranda, k rua Padre Nobrega, 18/22, tinha re-
dagao k rua Duque de Caxias n^ 37. 

Apresentou-se com uma charge na primeira p&gina e le-
genda em versos de duplo sentido, abrindo o texto, na segunda, 
o editorial "Rompendo as niivens", no qual dizia, em resumo: 
Com seu ribombar, de oito em oito dias, deixaria metade da po-
pulagao alarmada; teria a "propriedade de subir e descer, de 
conformidade com o estado atmosf^rico" do lugar onde se fi-
zesse ouvir. "Os fracos e humildes serao respeitados; a reli-
giao, a polltica e o sagrado lar dom6stico sao arcanos inviol^-
veis". Custava 100 r6is o exemplar e 2§000 a assinatura t r i -
mestral. 
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Seguiu-se m a t e r i a chistosa, em prosa e verso, d e s c a m b a n -
do p a r a a l icenciosidade. Te rminou com o inicio, em rodape , 
da com6dia em um ato, de Perrucho: "O cagador de borbo le tas" 

Tendo adver t ido: "Pr^ semana , e aos raios darde j an t e s do 
sol, ele trovejar^ fur iosamente , deixando, no r a s t ro da sua p a s -
sagem, destropos inumeraveis" , circulou, r e a lmen te , no dia 8; 
m a s foi o f im. 

F o r a m outros colaboradores do chistoso orgao: Bolinbalacho, 
O Caixeiro, Mdximus (pseudonimo de Felisberto dos San tos P e -
re i r a ) , Tonerre, Shakespeare, Leumas (Samuel Campelo) , Ban-
darra, e t c . (Arq. Pub. Est.). 

O AGRICULTOR PRATICO — Dedicado a Classe Agricola 
de Pernambuco — Circulou pela primiCira vez no dia 1 de j u -
n h o de 1903, formato de 32x22, com oito paginas , a duas colu-
nas de 18 ciceros. Confeccionado n a I m p r e n s a Indus t r i a l , a 
rua Visconde de I t apa r i ca (hoje, do Apolo) n s . 49/51, e s tabe-
leceu escritorio redacional a Avenida Rosa e Silva n° 61 . P u -
blicagao quinzenal , ass inava-se a lOiJOOO por a n o . Redator 
pr incipal : I n i c i o de Barros Bar re to ; outros reda tores : Luiz Cor-
reia de Bri to, Davino Pontua l , Barao de Suassuna , Jos6 M. F iu-
za, Manuel A. dos Santos Dias Filho, Jose Rufino Bezerra Ca-
valcant i e Francisco Antonio de Souza Leao, depois subst i tuido 
por G. Pere i ra L ima . 

No ar t igo de apresen tagao do "modesto vulgarizador de 
ld6ias e not icias pr^ t icas sobre a Agricul tura" , o pr imeiro r e 
dator , ocupando duas e meia pag inas , teceu longas considera-
Qoes sobre pecul iar idades, principios e diversidades da lavoura; 
condigoes economicas e cl im^ticas, cu l tura da cana e ca rac te r i s -
t icas gerais do campo, concluindo: 

"O Agricultor Pratico nao 6 u m jo rna l oficial n e m subven-
cionado pelo governo. Nao 6 orgao desta ou daquela associagao 
agricola, deste ou daquele grupo . Nao t e m exclusivismos de sis-
t e m a e nem se filia a escolas. Resu l t an te do esforgo de u m a 
pleiade de agricul tores que pensam cumpr i r u m dever civico 
consagrando alguns momentos de sua vida a disseminagao de 
ld6ias uteis a agr icu l tu ra de Pe rnambuco , u m g rande esplrito 
de l iberdade e progresso o an ima , obedece a um largo sen t i -
m e n t o de sol idariedade h u m a n a , ac red i t ando que do concur-
so de todos depende o engrandec imen to da p ^ t r i a . fi um jor-
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nal livre. Tais os nossos intuitos, felizes se pudermos viver e 
algo conseguir de nosso desideratum", 

A16m de artigos assinados pelos redatores, a edigao de es-
treia inseriu "Legislagao" e "Notas e Noticias". 

O quinzen^rio circulou normalmente, obedecendo ao pro-
grama enunciado, para encerrar o ano com o n^ 14, de 15 de 
dezembro, tendo antes dedicado a primeira p^gina da edigao 
de 1 de outubro ao falecim.ento de um dos seus redatores: o 
agricultor canavieiro Francisco Antonio de Sousa Leao. 

Iniciou o ano de 1904 o n^ 1, ano II, de 1 de Janeiro, circu-
lando 24 ediQoes at6 15 de dezembro, para continuar a 1 de Ja
neiro de 1905, com outro n^ 1, ano III , publicando-se at6 o n^ 
16, datado de 15 de setembro. As edigoes, sempre de oito p^gi-
nas, eram acompanhadas de um suplemento de quatro, estas 
somente de anuncios. 

Tendo ficado suspense, O Agricultor Pratico reapareceu — 
nP 1, ano IV — a 15 de margo de 1906. Voltava, conforme acen-
tuou, depois de uma "interrupgao havida por motivos superio-
res", mas obediente "aos mesmos intuitos e a, mesma orienta-
Qao". Avistados comprovantes at6 o n^ 4, de 1 de junho, cujas 
oito p^ginas incluiram tres de reclamos comerciais. 

O magazine manteve sempre bem informada e orientada a 
classe agricola. Nele colaboraram, al6m das produQoes dos re
datores, Abel Perett i de Moura, En6as de C. S. Brandao, Al
fred Watts , Jos6 Teofilo Carneiro de Albuquerque e raros ou-
tros. Do principio ao fim, o principal artigo de cada edigao 
era assinado por I . Barros (In&cio de Barros Barreto) (Bib. 
Piib. Est. e Bib, Nac) (1) . 

Ainda chegou a publicar-se o n*> 5, que foi o ultimo, regiS' 
tado pelo Diario de Pernambuco de 7 de agosto de 1906. 

O GUARANY — Orgao da Sociedade Liter^ria Jose de A-
lencar — Entrou em circulagao a I*' de junho de 1903, forma-
to 27x19, com quatro p ig inas de tres colunas, impresso no Ate
lier Miranda, a rua Duque de Caxias n^ 37, utilizando papel cou-
che Assinava-se a 1$000 tr imestrais, tendo redagao instalada 

(1) Colegoes desfalcadas. 
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k rua do Com6rcio n^ 18, 1° andar . Redatores: Sinfrflnio Cou-
tinho, Paulo Guedes Pereira, Joaquim de Gois Cavalcanti e, a 
partir do n^ 2, Harry Herbert Dobbin. 

Vinha o periodico, segundo o artigo de apresentagao, bata-
Ihar em "prol de uma id6ia santa, como seja o levantamento 
e o cultivo de muitas inteligencias que se acham em embriao". 
Alguns membros do sodalicio assinaram notas de saudagao e 
congratulagoes pelo aparecimento do jornal. 

Seguiu-se normalmente a existencia d'O Guarany, publi-
cado no dia 1 de cada mes, ocorrendo uma edi^ao extraordin^-
ria a 13 de setembro, data do primeiro anivers^rio da Socieda-
de. De feigao exclusivamente liter^ria, enchia as suas p^gi-
nas de contos, cronicas e sonetos ou poemetos do pessoal da 
redagao, variando com. ligeiras biografias de personalidades, 
cujo retrato figurava, como hom.enagem, na primeira p^gina de 
algumas edigoes, a saber: Papa Leao XIII, Martins Junior, Jos6 
de Alencar, Julio de Castilhos, etc. Teve mais a colaboragao de 
Edmundo de Oliveira, Alvaro da Silva Ferreira, Domingos Vi-
eira, Jos6 de Gois Cavalcanti, Joaquim G. Correia de Andrade, 
Miguel Magalhaes, Olimpio Alves da Silva, Jos6 Alheiro Dias, 
Jos6 Batalha, AntSnio C. de Arruda, Pedro Borges da Fonseca, 
Catulo Matos, etc. 

O corpo redacional achava-se, em outubro de 1904, acres-
cido dos nomes de Jos6 de Gois Cavalcanti e Jorge Lima. Apos 
a edigao do mes seguinte (dedicada ^ Proclamagao da Republi-
ca — cliche de Benjamin Constant), estava a vista o ocaso do 
periodico. Assim 6 que so reapareceu a 25 de fevereiro de 1905 
e, transcorrido mais longo interregno, circulou o n° 18 no dia 
1 de outubro, para nao voltar jamais (Arq. Pub. Est.). 

O QUENGO — Entrou em circulagao para ocorrer "as folias 
sanjoanescas", editado pela Tipografia Boulitreau. Constituia 
a sua mat6ria "uma infinidade de sortes engragadas, subordi-
nadas a v^rios assuntos, escritas em linguagem moderada" 
(Jornal do Recife, 4/6/1903). 

O BAOURAG — O Terror da Noite — Periodico humoristico 
e noticioso, dirigido por Frei Bacurao, surgiu no dia 4 de ju-
nho de 1903, formato de 32x21, com quatro p^ginas a tres colu-
nas de composigao. Assinava~se a 23500 ou 33000 semestrais, 
respectivamente, para dentro e fora da capital. 
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Dizia-se " . . . b i cho esculhambador de todas as poucas-ver-
gonhas do mundo", sem programa, nem partido, nem. afilha-
d o s . . . "Fala de tudo e de todos, conforme o que vir e o que 
souber". E advertia: "Tremam os coios de todas as classes, t re-
mam as estrelas"; " t remam os velhos acionistas dos bancos 
dos jardins publicos, trema o clero, trema a pollcia, trema o 
povo, t rema a Nagao, t rema o bispo, trema Celestino, trema 
Salomao e toda a raga existente e por ex is t i r . . . " . 

Cada edigao abria com um quadro de coluna — "Os san-
tos do Bacurao", em cardter chistoso. E, como prometia a re-
dagao, o jornal ocupava-se, em prosa e verso, de assuntos es-
candalosos, tendo como colaboradores Dorminhoco, Aberto Dia-
volo, Dr. Atrasa, Milton de Azevedo, Balabrega, Pernet, etc. 
Viam-se raras ilustragoes. 

As reportagens escabrosas deram lugar a duas agress5es a 
um dos redatores cuja identidade foi impossivel apurar . 

Nao pode prosseguir a existencia d'O Bacurao, cujo liltimo 
numero, o quarto, circulou a 23 de junho (Arq. Piib. Est.) (1). 

O DIABO — Periodico Humoristico. Orgao do Clube Carna-
valesco Conspiradores Infernais —• Entrou em circulagao a 5 
de junho de 1903, formato de 42x29, com tr6s colunas largas de 
composiQao e quatro p^ginas. Vendia-se "em pregao, pelas 
ruas e pragas. Numero avulso: um niquel de tostao". Constava 
do Expediente, assinado por Asmodeu, o redator-chefe: "O Diabo 
nao tem dia certo para sair k rua; darA seus passeios todas as 
vezes que Ihe der na cabega. Nao toma assinaturas, porque 6 
inimigo de com.promissos. Na Agenda Jornallstica, a rua 15 
de Novembro n<5 31, tem O Diabo a sua caixa infernal, onde deve 
ser colocada toda a correspond^ncia. O Diabo nao aceita ar t i -
gos referentes as mulheres mundanas, ou que atassalhem a re-
putagao de qualquer individuo. Dos trabalhos nao publicados 
nao se devolverao os autografos, que serao arquivados no cai-
xao do lixo e incinerados nas fornalhas infernais". O cliche 
do titulo representava alguns diabos de grandes asas introme-
tidos nas letras, em sugestivo desenho. 

Sob o titulo "Mao de entrada", declarava surgir o peri6dico 
"maquiav61ico e mais que infernal, nao levantando telhados 

(!) Na Biblioteca Piiblica do Estado s6 6 encontrdvel, entre os avul-
sos, o n? 2 d'O Bacurao. 
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(como o Asmodeu de Le Sage) nem desvendando segredos, mas 
fazendo rir o bipede implume a quern o vulgo chama homem". 
E mais: "L6pido, saltitante e alegre, cauda dentro das calgas e 
cornos ocultos pelo penteado, ei-lo curvado no mais gracioso 
dos cumprimentos, saudando aos que passam, apertando a mao 
de uns, abragando e beijando outros; enfim, dando-se com to-
dos porque conhece todo o mundo". "A16m disto, 6 carnavales-
co, adora Momo, o Deus da folia e da patuscada". 

O Diabo teve tamb6m sua parte de coment^rios s6rios so-
bre acontecimentos socials. A colaboracao humoristica era bem 
redigida e geralmente sadia, assinando-a, em prosa e verso, al6m 
de Asmodeu, os pseudonimos de Rhadamantho, Mefistofeles, 
Juca Diabrete, Pe de Pato, Demo de Morals (como se ocultava 
Jos6 Monteiro), Lusbel, Aristofanes, Cerbero, Figaro, Juca, 
Urubu Malandro, Ze Antonio e Luciano Diabinho. 

Embora anunciasse novidades para a edigao seguinte, a fo-. 
Iha, cujo n° 2 so circulou a 13 de julho, publicou o 3° e ultimo 
no dia 31, nao voltando mais a tona (Arq. Pub. Est.). 

O FUSO — "Espirituoso" livro de sortes, circulou sob a di-
regao dos irmaos Aleixo Teixo de Oliveira Queixo e Alacho Ta-
cho de Oliveira Cacho, inserindo "assuntos chistosos em versos 
bem feitos". Preco do exemplar — 200 r6is. (Dlario de Per-
nambuco, 7/6/1903). 

ACREANO — Outro livro que apareceu na 6poca junina, 
foi dirigido por Andre Corlsco. A brochura, vendido o exemplar 
a 500 r6is, continha, "al6m de assuntos para sortes, versos, a-
nedotas, contos, charadas enigmas, conselhos, di^logos e as 
cangonetas "Santos Dumont" e "O Menino Jesus". (Dlario de 
Pernambuco, 7/6/1903). 

GAZETA YPIRANGA — Saiu a lume na qualidade de "6r-
gao destinado aos interesses gastronomicos, para as festas san-
juanescas". Oferecia premios aos leitores, mediante sorteio da 
Loteria Federal (Jornal do Recife, 9/6/1903). 

O FURDUNQO — Jornal da categoria dos licenciosos, cir
culou a 12 de junho de 1903, formato de 33x22, com quatro p^-
ginas, sob a "responsabilidade de uma Associagao anonima", 
tendo como diretor Seaman. Assinatura trimestral — 2.S000; 
numero avulso — 100 r6is. 
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Lda-se no artigo de apresentacao, assinado por Seu Bile: 
"O Furdun^o tera como divisa acochar todas as classes que 
compoem a nossa sociedade, sem excegao e nao conhecer^ ami-
gos quando estes estejam incursos nos artigos do regulamento 
que o rege". 

De curta existencia, sua mater ia compunha-se de notas 
critico-satiricas com incursoes na seara livre, e boa parte de 
versos, sendo colaboradores, al6m da produgao do diretor: 
Caga-Sebo, Birimbau, Varola, J. Pimenta d'Agua, Cangarussu, 
Estevao Bicheiro, Papa-Feio, Dr. K. Reca, Ze Boemio, e tc . A 
primeira pdgina vinha sempre ilustrada com desenhos em zin-
cogravura, o primeiro dos quais assinado por B . Teles, tendo 
legendas em versos de duplo sentido. 

O terceiro e ultimo numero saiu a 26 de junho (Arq. Pub. 
Est.). 

O RELAMPAGO — Periodico Humoristico — Propriedade "de 
uma Sociedade Misteriosa", saiu a lume no dia 18 de junho de 
1903, formato de 32x22, com quatro p^ginas. Prego do exem
plar — 100 r6is, constando do expediente nao aceitar "artigos 
referentes k vida alegre". 

Sua p^gina de frente apresentou artistico desenho, tendo 
como legenda um soneto amoroso, assinado pelo Dr. Trombudo. 
Segundo o editorial, na p^gina seguinte, sob o titulo "Nosso 
fim.", vinha a folha, modestamente, "colocar-se no ultimo lu-
gar da imprensa da te r ra . Nao empregaria o estilo picaresco 
e rude, "que desperta o riso dos bogais", preferindo "a pilhe-
ria galante e inofensiva". Achava que a "critica sensata" era 
uma necessidade, para corrigir "os miil erros" que se davam 
a cada passo". 

Segulu-se a publicagao com formato um pouco aumenta-
do, acrescentando ao p6 do cabegalho; "6rgao de maior cir-
culagao nas duas Americas". Constituiu-se sua materia de 
contos, "Teatro de Relampago", "Cabega as tontas" (logogri-
fos e charadas) , noticidrio, poesias e algum notici&rio, sendo 
principals colaboradores, al6m do Dr. Petit (o redator-chefe): 
Antonito das Mogas, Zig, Diadema, Dr. Zabumba, Ze Boemio, 
Tagarela, Dr. Voluvel, e tc . 

Circularam, apenas, quatro mimeros, o ultimo dos quais 
datado de 14 de julho (Arq. Piib. Est.). 
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STYLUS — Orgao da Sociedade Literaria Pestalozzi — 
Publicagao mensal, surgiu a 23 de julho de 1903, formato de 
26x18, com quatro p^ginas de duas colunas largas. Prego da 
assinatura trimestral — 1$000. 

Lia-se no artigo programa: "Tendo k sua frente inteli-
gencias brilhantes, mas ainda em botao, nao poderA, por cer-
to, merecer d'agora as honras de uma consagragao: 6 o repre-
sentante de uma agremiagao de jovens que comegam a enga-
t inhar no vasto campo liter^rio. No verso, no conto, na des-
criagao, na hist6ria, enfim, nas multiplas e variadas manifesta-
goes da arte literaria, este jornal procurar^ ser, nao o stylus 
dos primeiros tempos da escrita, rasgando na cera os caracte-
res consumlveis pelos mais simples fenOmenos fisicos, mas o 
stylus que, cinzelando as frases na estatu&ria das letras, mar -
ca uma 6poca na literatura, transformando as suas produgoes 
em coroas imarcesslveis. Hoje fr^gil batel, o Stylus serA ama-
nha uma poderosa n^u dirigida pela Sociedade Literaria Pes
talozzi, esses argonautas das letras, que, como os antigos cru-
zados em demanda da Terra Santa, marcham, vigorosos e con-
fiantes, para a conquista do belo, da ar te !" 

Impresso em papel couche, no Atelier Miranda, logo no se-
gundo niimero transferiu~se para a Imprensa Industrial, ^ rua 
Visconde de Itaparica (hoje, do Apolo) ns . 49/51. Aumentou 
o formato para 32x22, a tres colunas de composicao, e passou 
a exibir, no cabecalho, a seguinte Comissao de Redagao: Ber
nardo Jos6 Correia, Rui Carneiro da Cunha e M^rio Ramos e 
Silva, OS dois illtimos imediatamente depois substituidos por 
Eugenio Saboia e Alvaro Silva. 

Publicou-se a folha literaria normalmente, at6 outubro, 
apos o que circulou, em edigao especial, a 6 de dezembro, co-
memorativa do encerramento dos trabalhos escolares e dedi-
cado ao diretor do Insti tute Pestalozzi, Raimundo Honorio da 
Silva, com o respective clichg na primeira p^gina, biografia, 
cr6nicas laudatorias dos alunos e artigo do professor Landeli-
no Camara . 

Reapareceu — n^ 1, ano II — a 24 de margo de 1904, sob a 
responsabilidade de outra Comissao de Redagao, a saber: Le-
andro Cavalcanti, Guilherme Martins e Renato Camara, o se-
gundo dos quais logo substituldo por Arlindo Lima e este ulti
mo, finalmente, por Valfrido Maranhao. Apos a edigao de 30 
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de abril, houve um lapso, so circulando o terceiro (e ultimo) 
numero a 20 de agosto. 

Folha exclusivamente liter^ria, divulgou produQoes dos 
redatores e seus condiscipulos Elesbao de Oliveira, Adolfo de 
Oliveira, Jos6 Mesquita, Abilio Tavares, Silvino Silvio, Joao de 
Oliveira, Am6rico Santos, Harold Lima, Lauro Beltrao, Ovidio 
de Valois Correia, Jos6 Ribeiro, etc . (Arq. Piib. Est.). 

A PALAVRA — 6rgao do Gremio Liter^rio Virginio Marques 
— Redigido por alunos do Insti tuto Ginasial Pernambucano, 
sob a diregao do professor candido Gomes Duarte, circulou o 
primeiro numero a 25 de julho de 1903, formato de 32x22, com 
quatro p^ginas de tr§s colunas. Impresso em bom papel, trazia 
sob o titulo a divisa: "Sic i tur ad astra", e assinava-se a 1500 
r6is por m6s-

A primeira edigao apresentou pequeno quadro, no centro da 
p^gina de frente, contendo os seguintes dizeres; "A memoria de 
Jos6 de Alencar". 

"Atirando A Palavra k rua" — dizia o artigo-programa — 
"descortinamos, reverentes, a ara sacrossanta e misteriosa do 
porvir, guardada em p61agos de palas suntuosas, vislumbrando 
soberba promissao nos rubros horizontes p^trios". 

"Queremos, sim, levar ao mundo da erudigao o conhecimen-
to das nossas p^lidas locubragoes de escolares, emergidas das 
alevantadas aspiragoes daqueles que, intimamente, compulsam 
epitomes literArios, cientificos e artisticos, cedendo a uma e-
closao de forgas coesivas que convergem para um centro de gra-
vidade comum — a pensar e a escrever". 

"Consagraremos cada numero deste periodico &. mem6ria 
indel6vel e resplandescente de um dos nossos mortos ilustres 
que hao figurado nas letras p^trias como astros de maior gran-
deza". 

Completaram a edi?ao produgoes dos alunos Adelmar Ta
vares, Lafaiete Correia, Jos6 Ferraz de Abreu e Rui Lobato; no-
tici&rio especializado e, na ultima p&gina, anuncio do Instituto. 

Circulando mensalmente, a folha deu edigao especial a 6 
de dezembro, trazendo na primeira p^gina o seguinte: "Cum-
pramos o nosso dever — Deus, p^tria e Liberdade". Ao centro, 
num grupo fotogr^fico, o presidente e a diretoria do Grfemio 
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no ano de 1903. Abaixo: "Homenagem d'A Palavra ao Inst i tuto 
Pernambucano e aos alunos premiados — Salve, mocidade!". 
Seguiram-se editorial sobre o fim do ano letivo e resultados 
colhidos; cronica de Adelmar Tavares, a respeito do 13° an i -
vers^rio do Instituto, lista dos alunos premiados e trataalhos li-
ter^rios assinados por Aurelio Buarque de Holanda, Alvaro 
Silva, Gastao Leopoldo da Silveira, Eurico de Sousa Leao, prof. 
Pedro Celso e outros. 

O no 6 do ano II, publicado a 31 de agosto de 1904, home-
nageou a memoria de Martins Junior, falecido recentemente, 
cujo retrato figurou na p^gina de frente, tendo como legenda 
OS tercetos a seguir, de um soneto do professor Porto Carreiro: 

"Sonhador! Sonhador! Que sede infinda! 
Que anseio de repouso ergue-te a fronde, 
F6rtil, somente, em flores de Memoria! 

Ve quanta dor nas penedias, onde, 
Aguia, tombaste, carregando ainda 
N'asa possante o rumo para a gloria!" 

A par de editorial e noticiario, as tres pAginas restantes 
inseriram o soneto "Morreu!. . .", de Adelmar Tavares, e cro-
nicas de saudade de Renato Faelante, Jose Otavio A. Lessa e 
Julio A. Silva. 

Em dezembro de 1905 atingia A Palavra o n° 17, sendo Adel
mar Tavares um dos seus redatores. 

Ao circular o no 2, ano IV, de 22 de abril de 1906, a folha, 
desviando-se do programa de "dedicar cada niimero a um mor~ 
to ilustre", estampou na primeira pagina, com o respectivo pa-
negirico, cliche do patrono Virginio Marques. Colaboraram na 
edicao: Pedro Calado, Renato Faelante, Armando Martins, A. 
Leal e Araujo Filho, com uma carta a Adelmar Tavares (1). 
Mais noticias do Gremio e amincio do Inst i tuto . 

(1) Assim concluiu a carta do intelectual pernambucano de Goiana, 
entao residente em Manaus, de congratulaQoes: "Guarda bem o que te vou 
dizer: Tu estas fadado a fazer neste pais uma figura excepcional. O teu 
esplrito e de eleito. Mas, teras um grande, um formidavel empecilio: essa 
temura , essa bondade que poreja o teu coragao. Teras por isso de sofrer 
muito. Mas, se forte: a parti lha de cada um de nos 6 um mundo". 

Na verdade, Adelmar Tavares atlngiu o apogeu. chegando ao fim da 
vida como desembargador no Rio de Janeiro. GB. e membro da Academia 
Brasileira de Letras. 
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O no 6 ano IV, de 11 de agosto, foi dedicado ao diretor c a n -
dido Duarte, por motive da aposigao do seu retrato no salao 
de honra. Inseriu, em suas oito pAginas, cliche do homenagea-
do, soneto-legenda, por Pedro Celso Uch6a Cavalcanti e dife-
rentes produgoes, em prosa, de Pedro Correia, Prof. Pedro Ca-
lado, prof. Laudelino Camara, Gastao Marinho, Manuel Duar
te, Boaventura Tavares, Abelardo Fernandes e Miguel Calan-
der. 

Outra edigao especial ocorreu no encerramento do ano, da-
tada de 9 de dezembro — 1906 — com tr inta p^ginas, feito Re-
vista, formato de 25x18, tendo capa ilustrada. Impressao da Ti~ 
pografia Comercial, a rua Duque de Caxias n^ 25. Abriu com 
cliche do professor Candido Duarte, figurando, mais adiante, 
outro do professor Virglnio Marques. O editorial, sob o titulo 
"Fim de batalha", assim concluiu: "O Insti tute Pernambucano, 
pelo seu diretor, abraga os seus discipulos, com o mesmo afeto 
com que os abragar^ amanha, quando os receber novamente 
no doce conforto de sua amizade e de seus ensinamentos". 

A16m do auxiliar da disciplina Adelmar Tavares, escreve-
ram na referida edigao: Severino Tejo, Ivo Luna, prof. Alcides 
Codeceira, Const^ncio Pontual, Irineu Malagueta de Pontes, 
Manuel Parente Viana, Paulo Correia, Odilon Lima de Sousa 
Leao, Nestor C6sar, Gastao da Franca Marinho, professor Car
los Porto Carreiro, Silvio Murat (pseudonimo de Manuel Duar
te) , que f6z a biografia dos membros do corpo docente, e ou-
tros. Inseriu, por fim, amplo notici^rio, compreendendo as 
festas civicas do ano, relagao de alunos e informagoes especi-
f icas. 

Prosseguiu A Palavra no feitio de jornal. A edigao inicial 
de 1909 — no 1, ano VII — datada de 20 de abril, homenageou 
o Insti tute Ginasial Pernambucano, pela vitoria que acabava 
de alcangar, com sua equiparagae ao Gin&sio Nacional. O re 
trato do diretor figurou, em ponte grande, na terceira pAgina. 

Quando atingiu 1911 — n^ 1, ano IX, a 24 de maio — era 
o seguinte o corpo redacional do interessante orgao: Alfredo 
Sotere, Edmundo Jordao, Astrogildo Paiva e F . d e Oliveira e 
Silva. 

Afora OS redatores de cada ano, assinavam artigos de co-
laboragao os colegiais Barbosa Lima Sobrinho, Joel Galvao, 
Agrlcio Brasil, Antonio Correia de Oliveira, Adolfo Celso Uchoa 
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Cavalcanti, Lafaiete Vareda, Ulisses Costa, Jiilio Alcino de Oli-
veira e outros. 

Rareou bastante, na segunda d6cada, a publicagao d'A Pa-
lavra. Houve, em 1916, novamente transformado o jornal em 
revista, uma edigao a qual o tipografo deixou de colocar a data. 
Com 16 pdginas, abriu o texto ligeira biografia do professor Pe
dro Celso Uchoa Cavalcanti, vindo a seguir o artigo "De volta 
a vida", em que declarou haver passado "alguns meses como 
que em atonia nervosa", voltando mais forte e bem aparelhado 
para prosseguir. Inseriu uma Aula de Portugues, de Alceu 
Dantas Maciel; produQoes de alunos; sonetos de Osorio Borba, 
Esdras Farias e Avelar e Silva e uma cronica do professor Gue-
des Alcoforado, terminando com notici^rio escolar. 

Datou de setembro de 1917 o liltimo numero avistado do 
orgao do Gremio Virginio Marques (Bib. Pub. Est.) (2). 

Outro n*' 1 d'A Palavra teria circulado a 2 de dezembro de 
1920, conforme registou Sebastiao Galvao(3). 

AS PRIMAVERAS — Periodico do Centro Liter^rio Casimi-
ro de Abreu — Surgiu a 11 de agosto de 1903, impresso no Ate
lier Miranda, a rua Padre Nobrega ns . 18/22, formato de 37x 
25, com quatro p^ginas de tres colunas de composigao a 12 ci-
ceros, tendo redac-ao e escritorio instalados h, rua da Concordia 
n° 35. Redatores: Manuel Eugenio, Antonio Farias, Felisberto 
Pereira e Ramiro Lapa. Assinatura trimestral — 1$000. Cons-
ta do cabegalho a quadra a seguir, de autoria do patrono do 
sodallcio: 

"Se entre as rosas das minhas "Primaveras" 
Houver rosas gentis, de espinhos nuas, 
Se o futuro atirar--me algumas palmas. 
As palmas do cantor sao todas tuas" . 

(2) Cole^ao de numeros esparsos. O exemplar de 1904 foi avistado 
em poder da senhorinha Risoleta Guedes Pereira, por nimia gentileza. Da 
edi?ao de 1916 s6 existe comprovante na Biblioteca Estadual de Sergipe. 
em Aracaju, onde foi possivel compulsa-la. 

(3) "Dicionario Corografico, Historico e Estatistico de Pemambuco", 
Vol. III. O autor dedicou dois verbetes a A Palavra, tendo errado no pri-
meiro, quando deu por terminada a existencia do pequeno 6rgao "a 8 de 
dezembro de 1904". Nem ao menos acompanhou os "Anais", de Alfredo de 
Carvalho de quem geralmente coplava as datas . . . 
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O editorial de apresentagao, de quase uma p^gina, focali-
zou "OS elitros de um representante da especie privilegiada da 
natureza artistica de Guttenberg"; o aparecimento de outras 
"joias literdrias no sendal azul da imprensa deste Estado", on-
de se acentuava "a tendencia inata dos filhos deste torrao fe-
cundo para o desenvolvimento da l i teratura brasileira"; o "cu-
nho social e o alcance liter^rio" do jornalzinho, sob o pa t ro-
cinio do poeta Casimiro de Abreu. Concluiu: 

"fi, pois, n'As Primaveras que estao as primeiras floras de 
ciossos conhecimentos e oxala que o publico atencioso seja o 
orvalho progressor de suas exalagoes perfumadas de esperan-
gas fantasiosas e fantasiosos designios e que a critica nao Ihes 
venha ser o frio gelido que Ihes creste as p6talas ainda tao de-
licadamente mimosas". 

Nao viveu, entretanto, o interessante orgao, mais do que 
duas edigoes, a ultima datada de 5 de setembro. Foram seus 
colaboradores, al6m do pessoal da redagao: — em prosa: B . 
Melo, Braz Laponio, Paulo Eleuterio, Raul Caluete; M^rcio 
Sostan, E. de Lucena e A. Vicente; em verso: M^rio Melo, Joao 
Soares, Moreira Cardoso, Agripino da Silva; Jos6 Campelo e 
Joaquim Rocha Carvalho (Arq. Piib. Est.). 

O PIPAROTE — 6rgrao da Boemia Pio Piparote — Divul -
gou o n° 1 a 23 de agosto de 1903, formato de 27x19, com 
quatro piginas, tendo como diretor Leumas (pseudonimo de 
Samuel Campelo); redatores — Farrusco e K. Boclo; gerente 
— Gil Pandego. Assinatura trimestral — $500. 

O artiguete de apresentagao intitulou-se "Por honra da 
firma", para justificar que nao t inha programa, manifestando, 
por6m, a certeza de que nao faria "papel triste". Seguiu-se, en-
cimada por pequeno cliche, ligeira biografia do famoso humoris-
ta Pio Piparote (Artur Benicio de Araujo Lima), falecido meses 
antes, em homenagem a cuja memoria seus admiradores fun-
daram a "Boemia". 

i 

Constituido de materia ligeira, cheia de verve, publicou-se 
o segundo numero a 30 de setembro, ultimo do ano. Outros as-
sociados assinaram produgoes, em prosa ou verso, todos so apa-
recendo com pseudonimos, a saber: Antonito das Mogas, Selva-
gem Congestionado (Joao Cl^udio Carneiro Campelo), Chico 
Venusco, Oton Patola, Rui Platao, Fulano dos Grudes, Frei Fe-
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lix; Dr. Maganao, Dr. Tabacolino, Yoyo Fogoso, Sadok e Mar-
cilio. 

Reapareceu — ano II n" 1 — a 19 de malo de 1904, sendo o 
dlretor e os redatores substituldos, respectlvamente, por Far-
rusco, Gasoquin (anagrama de Gabriel Scares Quintas) e J. 
Sultao. Dizia, no "Artigo de fundo sem frente", haver sido pu-
blicado em homenagem d, "data gloriosa" do prlmelro aniver-
s^rlo da "Bo6mia". Foram novos assoclados colaboradores: Gil 
Florete, Joma Risam, Zeca Brito e Querubim, fechando a edl-
Qao o soneto "Rl", de Gil Piparote. 

Terminou al a publicagao (Arq. Pub. Est.). 

BOLETIM MENSAL DE ESTATISTICA DA ASSOCIACAO 
COMMERCIAL BENEFICENTE DE PERNAMBUCO (1) — Sur-
giu no mes de setembro de 1903, formato oblongo de 23x35, com 
duas p^glnas, trabalho gr^fico da Imprensa Industrial, & rua 
Visconde de Itaparica (atual do Apolo) ns . 49/51. Inserlu, a-
penas, dols mapas: movimento do porto e de gfineros exporta-
dos. 

• "^ • - . " 1 

Prosseguiu regularmente, cada mes, elevada para oito a 
quantldade de p^glnas, a primeira das quals divldida em trfis, 
no sentido oblongo, a do centro servlndo de cabegalho, a da es-
querda com a relagao dos dlretores da Assoclagao, e a da direi-
ta destinada a enderegos, asslnalado o local do s61o do Correio. 

Logo se retirou do titulo a palavra Estatfstica, para flgurar 
no Sum^rio a que se dedicou, exclusivamente, a publicagao, a 
saber: "Estatistica, exportagao de agucar, algodao, aguarden-
te, aicool, mel, carogos de algodao, solas, peles; couros; cera 
de carnaiiba, feijao, farlnha, milho, tecidos; 61eo. Entradas de 
agucar e algodao, movimento do porto; saidas e entradas dos 
navios; passagelros. Cambio. Bancos. Pregos m^ximos e ml-
nlmos durante o m6s. Indicador Comerclal". 

Ao atlngir o n^ 7, modificou-se o titulo para Boletim Men-
sal da Assoclagao Commercial Beneflcente e Assoclagao Com
mercial Agricola. Mas, do n^ 10 por diante, firmou-se em Bo
letim Mensal da Associagao Commercial de Pernambuco. 

(1) A Assocla?ao Comerclal de Pernambuco foi Instalada no dla 1 
de agosto de 1839; agraclada, com o tftulo de "Beneflcente". por decreto do 
Govemo Geral, de 14 de agosto de 1854, e fuslonada com a Assocla?ao Co
merclal Agricola a 10 de margo de 1904. 
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Sem InterrupQao, nem qualquer altera?ao, quer no feltlo, 
quer na esp6cie da materia, a exlstencla do perl6dlco prolon-
gou-se at6 o n^ 112, ano X, de dezembro de 1912. Inlclou nu-
meragao nova em Janeiro de 1913, ano XI, e chegou ao n^ 10 
no m&s de outubro, possivelmente ultimo publicado (Bib. da 
Fac. Dir. U.F.Pe., Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (2) . 

O GREMIO — 6rgao do Gremio Literdrio Aires Gama — 
Surglu a 10 de setembro de 1903, formato de 32x22, com qua-
tro p&glnas de tres colunas, confeccionado, em bom papel, na 
Imprensa Industrial, a. rua do Apolo ns . 49/51, funclonando a 
redagao na rua do Hospiclo n*' 10. Sob o titulo, o lema: "Fac 
et spera". 

Ap6s pedir lugar, "no campo da imprensa", para "um recru-
ta", lia-se no artigo de apresentaqao: "Os escrltos que formia-
rao, dia a dia, os numeros d'O Gremio nao sao das penas de 
cultos ar t is tas; saem das penas trdmulas de j ovens e Inexperl-
entes ne6fitos das letras. O Gremio 6 mals um Incentlvo para 
o estudo, 6 uma nova forma de congregar, mais uma vez, num 
so corpo, OS alunos do Instl tuto Aires Gama. J& nSo bastavam 
as reunioes semanais do Grfemio Llterdrlo Aires Gama, jS, nSo 
era suflciente a conviv&ncia nas avilas; fazia-se mister a reu-
nlao em publico, a demonstracao indiscutlvel dessa solldarie--
dade de espirito e de coragao, e nenhuma prova melhor se a • 
presentava que o jornal, que 6, para o nosso Gr&mio, nao s6 o 
lugar onde se trocam id6ias, como um meio prAtico e eficaz pa
ra o aperfeigoamento das ligoes recebidas". 

A primeira edigao divulgou produgoes do professor Alfredo 
de Albuquerque Gama e dos alunos Alfredo Polarl, Te6filo de 
Albuquerque, Edgar Altino, Moreira Cardoso, Alexandre S. Sel-
va e Adalberto Marroquim, concluindo com ligeiro notici^rio. 

No no 2 iniclava-se a insercao da novela "Alzlra", do t a m -
b6m musicista Alfredo Gama, que ocupou o rodap6 de vArlas 
edlgoes. 

Termlnando o ano com o n^ 4, de 4 de novembro (seis p&-
glnas), o no 5, s6 apareceu no dia 22 de setembro de 1904, con-

(2) A primeira das colecoes manuseadas, em grrosso volume, deede a 
fundacao, at inge o n"̂  76, de dezembro de 1909. A segunda, em avulsos. com-
preende uma edipao de 1903 e as de 1912/1913. Na terceira s6 existem 
comprovantes de Janeiro a novembro de 1912. 
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tendo igualmente seis paginas, dedicado k memdria de Martins 
Junior e do aluno Francisco Carreira Gaiao, com os respectl-
vos cliches. 

A publicaQao prosseguiu, esporadicamente, vindo a apa-
recer o n^ 13, ano VI, no dia 8 de agosto de 190^, em carAter 
de p>oliant6ia, dedicada ao professor Alfredo Gama, cujo re -
t r a to flgurou na primeira p^gina, ao ensejo da passagem do 
seu anivers^rio natallcio, saudando-o, em prosa e verso, dlfe-
rentes professores e alunos do Col6gio. 

Longo tempo decorrldo, encontra-se comprovante d'O Gre-
mio correspondente ao n^ 4, ano IX, de 12 de outubro de 1914, 
com quatro paginas, aumentado o formato para 38x25, a quatro 
colunas de composi?ao. Tinha novas divisas no cabeQalho: 
"I lustrar o Esplrito" e "Formar o Cora?§,o". A edigSo dedlcou 
a primeira p^gina a Joaquim Nabuco, com o respective retrato, 
seguindo-se: discurso de Jorge Cahu (de 7 de setembro); pro-
dugoes de Alfredo Gama, Ferreira de Sousa, Francisco F . So-
bral, Heitor Lindoso, Umberto Santiago e outros, e "Correspon-
dfencia de Paris", assinada por X . . . (Bib. PUb. Est.). 

A LYRA — Revista da Sociedade Liter^ria Alvares de Aze-
vedo — PublicaQao mensal, surgiu no dia 12 de setembro de 
1903, formato de 26x18, com oito paginas de papel couchd e 
capa em assetinado de cor. Impressa na tipografia d'A Provin-
cia, k rua do Imperador n" 19, t inha redagao k rua da Palma 
n** 71^ 1° andar , sendo redator-chefe Francisco Solano Carnei-
ro da Cunha. Assinaturas: ano — 6f000; semestre — 4$000; 
tr lmestre — 2$000. , . . 

Na folha de rosto figurou o re t ra to do patrono da revista, 
com versos pr6prios servindo de legenda, seguindo-se-lhe o elo-
gio na segunda p^gina. S6 na terceira veio o artigo de apre-
senta^ao, onde se falava da comemora?ao do primelro aniver-
s&Tlo da Sociedade na data em que aparecia A Ljrra, declarando 
um t6pico: 

"Ela nao pede gl6rias. . . nao pede f ama . . . Representa hu~ 
mllde lira que traz algumas notas para juntar-se k sublime mu-
slca da l i teratura e do amor . . . Representa assim como a luz 
de um ciro que alumia a campa de um poeta. Por cima desta 
campa existe um c6u. . . um c6u azul bordado de as t ros . . . a s -
tros de luz. . . de mui ta l u z . . . " . 
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Logo no segundo niimero o redator-chefe transformava-se 
em diretor, ao lado de Jos6 Carneiro R. Campelo, e no tercelro, 
que s6 saiu em dezembro, a revlsta apresentou-se malor (30x 
20), tendo na capa, no mesmo couche branco do texto, o dese-
nho, em vlnhetas, de uma lira, dentro da qual ficava o Sum^-
rlo. 

Reaparecendo em Janeiro de 1904, A Lyra dlvulgou, ao p6 
da ultima pAgina, a seguinte "Expllcagao" dos Diretores: "Fun-
dada por n6s, esta revista era 6rgao do ex-Centro LlterS.rlo 
Alvares de Azevedo, por concessao que fizemos desde o prlmei-
ro nilmero. Tendo ult imamente se dissolvldo aquela socledade, 
participamos aos nossos assinantes que A Lyra flcarA d'ora em 
diante sob nossa exclusiva direQao". 

Todavia, estava por um fio a vida da bem feita revlsta 11-
ter&ria, que se extigulu com os ns . 2, 3 e 4 enfeixados numa 
s6 edigao, com 16 pdginas, correspondente aos meses de feve • 
relro a abril, ilustrada a lira da primelra pAgina com uma fo-
togravura da poetisa colaboradora Rosdlia Sandoval (dlsfarce 
de Rita Ros&lia de Abreu), enquanto a p^glna de rosto home-
nageava o jornalista Gongalves Mala, como fizera, na edigao 
anterior, com TeotSnio Freire, tamb6m colaborador. 

Afora a produ?ao dos diretores, liam--se, do prlmeiro ao ul
timo numero do peri6dico, trabalhos, em prosa ou verso, de 
Lulz Leao, Paulo Andr6, Basillo de Melo, Almeida Braga, Ma-
c^rio, Miguel Magalhaes, Vieira de Gusmao, Alciblades B. de 
Lima, Jos6 Fioravante, Mendes Martins, Candida Ribeiro, Ali--
ce de Barros, J . Moreira Cardoso, Martins Filho, Targino Neves 
Neto, Silveira Carvalho e outros (Arq. Pub. Est.). 

CONFRARIA DE N. S. DO LIVRAMENTO (1) — Polian-
t6ia editada a 19 de setembro de 1903, por ocasiao da 
festa anual da padroeira, e confeccionada na Impren-
sa Industrial, a rua do Bom Jesus ns . 34/36, formato de 
32x22, com 24 p^ginas em papel couch6 e capa em assetinado 
azul, esta t rabalhada em vlnhetas, tendo ao centro o clich6 da 
Igreja. Outras p^ginas do texto, com reverso em branco, exl-
blam zincografias alusivas. , 

Iniciou a materia tipogr^fica o estudo hlstdrico "A Igreja 
de N. S. do Livramento", de F . Augusto Pereira da Costa, se-

(1) Publlcacao nao registada nos "Anais". 
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gulndo-se versos de F . Facundo de Castro Meneses e produ-
goes em prosa de Sebastiao de V. Galvao e F . A. de Albuquer
que Melo, al6m de transcrigoes da imprensa di^ria e notici^rio 
sobre a data (Arq. Pub. Est. e Bib. Liceu de Artes e Oficios). 

A LUNETA — Periodico Livre — Salu a lume no dia 12 de 
novembro de 1903, formato de 32x22, com quatro p^ginas de 
tr6s colunas. Redatores-proprietarios — Bibelot & Legran. Nao 
aceitava colaboragao "sub-censura", nem se distribuia por 
meio de assinaturas, vendendo o exemplar a 100 r6is. 

Nao apresentou o costumeiro editorial de apresentagao, 
constituindo-se sua mat6ria, especialmente, de segoes de crl-
tica, s^tira e humorismo, servindo -se dos titulos usados na im
prensa di ir ia , tais como: "Na maciota", "Lapijando". "V&rias, 
"Notas indiscretas", etc., predominando a nota maliclosa de 
duplo sentido. 

O no 2 (e ultimo) circulou a 19 de novembro, prestando 
homenagem ao jornalista fluminense Jos6 do Patrocinio, com 
o respective cliche. Elm meio h materia rotineira, a redagao 
criticou, com certo azedume, a orat6ria de Bianor Medeiros 
(Bib. Piib. Est. e Arq. Piib. Est.). 

DR. JOS«: ANTONIO DE ALMEIDA PERNAMBUCO — Po -
liant^ia de p&gina linica (reverso em branco), formato de 38x 
25, circulou a 1° de dezembro de 1903, como "homenagem df̂  
um grupo de amigos, no dia do seu anivers^rio natallcio", en • 
cimada com o respective cliche (bico de pena de Eduardo Fon • 
seca) . Escreveram sobre a data : Laurindo Leao, Francisco Ale
xandrine (poesia), Pereira Junior e J . Pinto Mendes. (Arq. 
Pub. Est.). 

A RUA — Semandrio Ilustrado — Estreou a 8 de dezembro 
de 1903, formato de 31x22, a tres colunas de composicao e agra-
ddvel feigao mater ial . Assinatura semestral — 3$000, so para 
fora da capital; niimero avulso — 100 r6is. 

Sem menclonar corpo redacional, era o peri6dico dirigido, 
segundo o Jornal do Recife, por "um apreciado humorista"; e, 
consoante Alfredo de Carvalho, redigido pelos jornalistas Gon-
galves Mala e Manuel Caitano. A correspondencia era m a n -
dada encaminhar ao escrit6rio d'A Provincia, em cuja oficina 
gr^fica se fazia a impressS,o. 
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Assim comecava o artigo-piograma d'A Rua: "Ningu6m 
procure, nesta folhazinha, escritos doutrinArios, puxados h su-
bstancia; tamb6m, fiquem tranquilos, nela nao se encontrarao 
notas de altos esc^ndalos e de pornografia, agressoes e criticas 
descomedidas e descabeladas. 

« 

"Outra coisa: viverao todos livres de topar,: nas colunas 
retas e alinhadas desta Rua, elogios exagerados ou de encomen-
da — o que, numa palavra de giria, se chama engrossamcnto. 
Desejamos oferecer, aos que nos procurarem, leitura amena e 
alegre. modestamente instrutiva em alguns casos, e gravuras 
novas, tao artisticas e tao limpas quanto for possivel no Recife, 
que, em mat6ria de artes, bem devia ter avangado um pouco 
mais. 

"A vlda corre dificil e tristlsslma; 6 necessdrio esquecer e 
rlr um pouco. Tentaremos ocupar e divertir alguns minutos 
em cada semana os nossos leitores; eles, por6m, que dispen-
sem as indecfincias cruas e as bisbilhotices sobre o viver pri-
vado de qualquer. Ou, senao, escolham outros. Este nome — 
A Rua — 6 s6 por si um programa: nunca devassaremos os la
res e o que Ihes f6r peculiar". 

O prlmeiro numero saiu com quatro pAginas, continuando 
com olto, sempre impressas em papel couch6, repletas de boa 
materia. 

Tendo o n° 4 encerrado o ano, a 28 de dezembro, o 5*' saiu 
a lume no dia 4 de Janeiro de 1904, ilustrada a prlmeira p&gi-
na com excelente alegorla ao Ano Novo, trabalho artistico de 
Crispim Amaral, reproduzido d'A Provfncia. 

Circulou o peri6dico regularmente, dlvulgando comentA-
rios gerals; notas llgeiras, de critica e humorlsmio, soltas ou 
em segOes como "Palavras e obras", "Cartazes k esquina", "Co-
16quios llgeiros", "Cenas e quadros", em versos, todas sem as-
slnatura; "Posta d'A Rua; um conto por semana, em transcri-
gao; "Leitura para menlnos"; "Os amores de Lulu", cena c6-
mlca; anedotas; notici^rio breve e poesias de Celso Vielra, J . 
Juli&o, Guedes Telxeira, T. Borboleta, Cabrion da Silva, J. Ga-
ratuja, Fortunate Ventura (Ernesto de Paula Santos), Fausto 
Modesto, Silveira Carvalho, Leovigildo, Silvio Senior, etc. 

Na edigao de 10 de margo iniciou Gasparino a segao "Tra~ 
vessa d'A Rua", na qual se propunha, "calmo e sem pretensSes, 
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sincere e criterioso, analisar os lioniens e as coisas, na sua fai-
na de grandes e nobres cometimentos, de pequeninos e vis ca-
racteres" . 

A follia empreendeu campanhas sociais, sobretudo contra 
o jogo de azar, e mantinha--se em constante rusga com o Dia-
rio de Pernambuco, criticando a politica do Conselheiro Rosa 
e Silva. 

Do no 17 ao n° 21, ocupava a primeira p&gina caricatura 
de jornalista em evidfincia, sob o titulo "Penas sem pena", t r a -
balho artistico de Guapy fpseudSnimo de Herculano de Albu
querque), que pertencia ao corpo de ilustradores d'A Rua, ao 
lado de Pierre, Leymarie e Aru. De quando em quando, divul-
gava-se um original de miisica. E surgiram as seQoes "Telegra-
mas", em forma satirica; "Triolets", por Ze de Rafa, e "Coisas 
da semana". Inseria anuncios, que nunca encheram uma p&-
gina. 

A primeira e a oitava pS,ginas constituiram-se, desde en-
tao, de ilustragoes, o que, a partir do n^ 34, ocupava, igualmen-
te, as do centro — 4^ e 5^ — em forma de charges de critica 
social ou politica. Comecou, no n" 25, a segao "Os nossos jor-
nalistas", seguindo-se a propedeutica o primeiro perfil: de Ar-
tur Orlando, "baixo e gordo — curto e grosso", o "ba6 da im-
prensa" (1). 

Prosseguiu a existencia d'A Rua, dentro do seu programa 
critico-artistico-humoristico, at6 o n^ 47, de 30 de novembro 
de 1904, que foi o ultimo publicado (Arq. Piib. Est.). 

(1) OutroK Jornalistas perfilndos — um em coda odicno — pela m a -
Ifcia dos redatores d'A Rua, numa sintcse das "qualidades" a eles a t r i -
buidas: 

Faria Neyes Sobrlnho — "Chinelo de governador. Percevejo de cola-
r inho. Pulgao do Erfi,rio". 

Franca Pereira — "Paquidernie da imprensa. Casca grossa da filoso-
fia. Casaoa de couro da literatura'". 

Osvaldo Machado — ")£ um fuso doido. Ventoinha da imprensa". 
Coelho Leite — "Jornalista de ocasiao". "Tratado de ostpolo^ia .ambu-

lante, com blgodes de almocreve e 6culos de professor de pri7nciras letras". 
Albino Meira — "Jeitoso, manhoso, melifluo, mas dure de roer. Sene 

e m a n a : doce e amargo ao mesmo tempo". 
Almeida Cunha — "Doutor mesuras. Jacamin de salao. Poeta dos ani-

versa.rioa". 
Pereira Junior — "De pena na mac 6 uma maquina de descaro^ar al-

godao. MJotu-continuo". 



120 LUIZ DO NASCIMENTO 

1904 

ALMANACK DA BOTICA FRANCEZA E DROGARIA DE H. 
ROUQUAYROL — Para 1904 — Entrou em clrculagao para ser 
distribuldo entre os fregueses da firma sucessora de Rouqueirol 
Fr6res e A. Caors. A par da propaganda do estabeleclmento, 
Inseriu Oalendario e mater ia geral . (Inf. do Jornal Pequeno, 
20/1/1904). 

Sem que restem outros comprovantes, foi possivel avlstar 
a edigao de 1909, confeccionada na Imprensa Industrial , k rua 
do Apolo n*' 51, formato de 17x12, com 50 p^ginas, mais a capa 
e, em papel destacado, um ret ra to do fundador da farm&cla 
da rua do Bom Jesus. 

Leu~se na nota de aber tura do texto: "Como v6em os lel-
tores, aumentamos de formato e dotamos a nossa folhinha de 
um bem langado hor6scopo e predigoes do tempo, baseada nos 
estudos de provectos astronomos naclonais e estrangelros". 

A edlQao Inclulu algumas fotograflas de aspectos do Re
cife e ra ra l i teratura, atrav6s de transcrigoes (Bib. N a c ) . 

Noutra fonte de pesqulsa encontram-se exemplares corres-
pondentes aos anos de 1913 e 1921, o prlmelro com 54 p^glnas, 
capa de c6r, contendo produgoes l i ter i r ias originals de Teot6-
nlo Frelre, J . Flgueiredo, Antonio Noguelra e T. Moura, e o 
segundo, com 46 p^ginas, comemorativo do centenArlo da fun-
dagao da Botica Francesa, ambos divulgando mater ia comum 
ts publlcagoes do genero e ambos Impresses na tlpografia antes 
menclonada, i& t ransferida para os ns . 78/82 e pertencente a 
N6ri da Ponseca & Cla. (Bib. Est. de Sergipe, Aracaju). 

A SEMANA — Revista de Ciencias e Letras —• Entrou em 
clrculagao a 1° de feverelro de 1904, com olto p^ginas, formato 
de 31x22, tendo duas colunas largas de composlgao. Impressa 
em bom papel, no Atelier Miranda, a rua Duque de Caxlas n*' 
37, tamb6m all o escrlt6rio e redacao, asslnava~se a lOfOOO por 
ano, custando o exemplar 200 r6is. Redator-chefe — Pedro 
d'Able. 

Lla-se no editorial de apresentagao, Intltulado "Ao publi
co": "A Semana tr&s em seu taojo leltura amena e utll para su-
prir, nos dias de segunda-feira, a falta senslvel de jornals m a -
tut lnos, e tratarS. um pouco de tudo, como revista de ciencias, 
ar tes e letras, t an to do nosso pals como do estrangelro. Na es-
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colha que fizer de sens ar t igos terA, sobretudo, em vista levan-
t a r o nivel in te lectual e mora l de sens leitores, abolindo com-
p le t amen te a l i t e ra tu ra pornogr^fica que u l t imamen te t a n t o 
tern contr ibuido pa ra a t rof iar o espirito e depravar o ca rd te r 
da moderna geragao. Serd um periodico popular, isto 6, claro 
em seu estilo ao alcance de todas as inteligencias, sem cor po~ 
llt ica ou sect^r ia , livre n a s id6ias e n a consciencia, pugnando 
apenas pelo direito, pela verdade e pela jus t iga . A ciencia e o 
bem publico serao o seu fana l " . 

A "Cr6nica" de abe r tu ra do texto e a "Revista da Semana" , 
n a u l t ima pdgina, t iveram a ass ina tura , respect ivamente , de 
IMolifere e Silvio da Silva (psdudonimos de Pedro d 'Able) . Fo -
r a m out ras mat6r ias da edigao de estr6ia: "Revista do mundo 
invislvel", "Estudos econOmicos e socials" e "Religiao — As 
origens do Crist ianismo", ar t igo este, iniciando uma s6rie, fir-
mado por Ed. Stapfer, e poesias de Manuel Duar te e P . 
Yoffely. 

Seguiu se a publicacao d.s segundas-feiras , invar i^velmen-
te com oito pAginas, n u m e r a d a s in in t e r rup tamen te , vindo a 
a l t e ra r - se a pa r te gr^fica no n^ 23, quando mudou o servigo de 
confecgao pa ra a Tipografia Comercial, de Russell & Able, que 
se ins ta la ra k rua Duque de Caxias n^ 34. 

O peri6dico manteve a t6 o fim as segoes iniciais e inseria 
ar t igos sobre dou t r ina espir i tualista, fendmenos psiquicos, bio-
logia, filosofia, problemas medicos e de higiene, sobretudo, 
q u a n t o aos liltimos, assinados por Molifere ou Pedro d'Able, e 
pelo d r . Joao Bentes Castel-Branco, que focalizou, em s6rie, 
"A medicina em p a n t a n a s " . O diretor da revista fustigava, 
sobretudo, as id6ias e opinioes do d r . Raul Azedo, que aparecia , 
sob o pseudSnimo de Joca Bango, n'A Provfncia. 

Uma das pAginas d'A Semana, in t i tu lada "O nosso Album", 
es tampava , em cada edigao, fotografia de a lgum cient is ta ou 
quadro c61ebre no setor espir i tual is ta . Foi preocupacao reda-
cional, igualmente , a guerra russo- japonesa . Aqui e acoia, 
t ranscreviam~se poesias, mas Francisco Marot t i colaborou di-
r e t a m e n t e nesse setor ( 1 ) . 

(1) O penultimo ntimero d'A Semana dedlcou as duas primeiras p i -
ginas ao falecimento do poeta soclallsta Itallano P. Marotti. ocorrido no 
dia 22 de julho: a 1' com o respective cUcMS e a segunda com o necro-
16gio, de autorla do Dr. Ferrer. 
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Sucessivas edicoes do semansirio divulgararn o d r a m a "de 
re ivindicagao" his tor ica "A guerra dos masca tes" , da au to r i a 
de Manuel Arao, que f irmava, concomi tan temen te , "Uma ques -
tao filosofica", re fu tando Fly, ou seja, Osvaldo Machado, este 
— a principio, pelas colunas do Jornal do Recife e, depois, n a 
propr ia A Semana — a defender o ma te r i a l i smo . Arao con t i -
nuou a polemica com a s6rie "As objegoes de Fly". 

Outro colaborador de t a len to foi M. Eloy (pseudonlmo?) , 
que, a pa r t i r do n" 6, divulgou sucessivos ar t igos sobre "O p ro -
blema da vida e o mater ia l i smo" , depois do que, j& no n^ 22, 
ele reacendeu a polemica de Manuel Arao com Fly, escrevendo, 
a t6 o ul t imo numero , a s6rie "Ainda ma te r i a l i smo?" . 

A existencia d'A Semana prolongou-se a t6 o n° 30, de 3 de 
outubro, formando um volume de 244 p^ginas (Bib. P6b. Est . ) . 

O DEDO — 6rgao do Clube do Dedo — Numero unico, cir-
culou no Carnaval de 1904, a 14 de fevereiro, formato de 33x25, 
com qua t ro p^ginas , t endo a redagao locallzada "no olho da 
r u a " . 

Dest inado a " int roduzir se em toda pa r t e" , menos n a po~ 
litica, o curioso jornal , todo em manuscr i to , era in te rca lado 
de desenhos, afora o do t i tulo, com abundanc i a de dedos, ven -
do-3e na u l t ima pagina grande alegoria, r ep resen tada por u m a 
mvilher ccrcada de m.ais dedos e do "Hino do Dedo" . Em prosa 
e verso, dosados de s&tira e esfusiante verve, s6 u m a a s s ina tu -
ra predominou: a de Rivoli, r eda tor e l lus t rador . 

O t r aba lho de impressao, em l i togravura to ta l , com as pA-
ginas cent ra ls em t in t a vermelha, esteve a cargo da f i rma B a r -
bosa Pr imo & Cia. (Bib. Pub. Est. e Arq. Piib. Est.) 

ROMEIROS DA CARIDADE — Numero linico, apareceu 
sem da ta , mas na real idade a 14 de fevereiro do 1904, formato 
de 34x23, com qua t ro paginas , como homenagem ao pres idente 
honordr io de Clube Carnavalesco Romeiros da Caridade, Ma
nuel Antunes de Oliveira. Traba lho mate r ia l da t lpografia de 
Macedo Amorim, impr imiu-se em bom papel e t i n t a de cor . 

Sua ma te r i a foi assim dividida: 1^ pAgina — t i tulo e de -
dicat6ria , c irculada de v lnhetas , t endo ao cent ro fo togravura 
do homenageado ; 2* — relagao da diretor ia e socios do novo Clu
be, inaugurado um mfes a n t e s . 3^ e 4a' — l i t e ra tu ra exclusiva-
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mente sobre a caridade, inclusive produgao, em prosa, de Al
fredo Falcao e poesia, transcrita, de Tobias Barreto de Mene-
ses (Arq. Pub. Est.). 

O EMBOCA — Orgao do Clube do Emboca — Dizendo-se 
"jornal de maior circulagao nos mundos carnavalescos", circu-
lou 0 no 1, ano I, a 15 de fevereiro de 1904, formato de 27x18, 
com quatro pAginas. 

Na reduzida nota de apresentagao, lia-se que O Emboca nao 
embocaria em toda parte, mas somente onde houvesse "mesa 
lauta, com os melhores acepipes, os melhores vinhos". 

Sua materia foi rigorosamente carnavalesca, Incluindo as 
segoes "Embocando", por Lula; "Notici^rio", "Conversas na 
sede do Emboca"; "Carnavalizando", pelo Dr. K. I. Faz; tele-
gramas chistosos e versalhada de P. M. 

O segundo numero saiu em margo de 1905, dia 3, aumen-
tado o formato para 35x25, trazendo sob o titulo as divisas 
"Tristezas nao pagam dividas" e "Deve-se em.bocar, apesar de 
tudo". A colaboracao esteve a cargo de Paulo Contente, Sansao 
Jtinior, Ze K. Deado, Dengoso, Pierrot, Silvio, Dr. Luneta e Dr. 
Embocalhambifero (Arq. Pub. Est.). 

Nao avistado o n° 3, que circulou a 26 de fevereiro de 1906. 

Encerrando a existencia d'O Emboca, viu -se-lhe publicado 
o n° 4, ano IV, no Carnaval de 1907, dia 10 de fevereiro, obede-
cendo ao mesmo programa de trogas e chistes, com diferentes 
colaboradores, tais como: Fulano Junior, Meu Louro, B. Veras, 
Ohnituoc e outros (Bib. Pub. Est.). 

POLYANTHO — Publicagao Mensal — De programa estri-
tamente liter^rlo, salu a lume no dia 12 de margo de 1904, im-
presso na Tip. Comercial, de Russel, Lobo & Cia., ^ rua Duque 
de Caxias n^ 34, formato de 23x16, com duas colunas de com-
posigao e quatro pdginas; papel couche. Dlregao de Martins 
Filho e Adolfo Silva, funclonando a redagao na rua do Caldel-
reiro n^ 88. Tabela de assinaturas: ano — 3$000; semestre — 
2$000; trimestre — 1$000. 

' Lia-se no editorial de abertura: "O Polyantho apresenta-
se aos seus leitores ben6volos com poucas flores, sem ter o per
fume embriagador das rosas e bogarls brotados em manha pri-
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maveril. O nosso intiiito 6 dar expansao aos devaneios de nos-
sa mocidade em flor e contribuir, com o esforgo fragil de nosso 
intelecto, para o aniquilamento da grande apatia que envolve 
OS NOVOS. 

"Sentimos os mesmos fenomenos psicologicos que se ma-
nifestam nos mestres, e a eles pedimos licenga para esbogar na 
tela do verso, ou insculpir no cristal da prosa, as imagens su
blimes das visoes sedutoras que nos povoam o c6rebro. Por isso, 
convictos, esperamos que eles, que tern coragao e amam, que 
tamb6m foram jovens, nao nos criticarao, decerto, matando de 
um so golpe os nossos sonhos dourados e as belas ilusoes de nos-
sa adolescencia". Findou sugerindo que os criticos e os maldi-
zentes passassem de longe. 

Sem aceitar colaboracao, a nao ser solicitada, divulgou tra-
balhos, em prosa e verso, nos primeiros niimeros, de Agripino 
da Silva, Garibaldi Neto, Olavo de Albuquerque, Flaviano Mar
tins, Leonor dos Anjos, Amelia de Oliveira, Jos6 de Araiijo, Jos6 
Campelo, Umbelina Bandeira e Marcelino da Silva. 

O no 5, de 22 de setembro, com oito pAginas, homenageou, 
com o respective cliche na primeira e o necrologico na segun-
da, a memoria de Martins Junior, sendo as demais ocupadas 
com artigos e poemas sobre o falecimento do famoso homem 
publico. 

Suspendendo ai a circulacao, so reapareceu Polyantho a 23 
de junho de 1906 — ano II, n^ 1. O diretor Martins Filho co-
megou assim o artigo de reapresentagao do jornalzinho liter&-
rio: 

"Apos longa calmaria no roseo horizonte de nossas aspira--
goes, reaparece, cheio de vida, o nosso querido Polyantho, t ra -
zendo consigo todas as vibragoes de nossos desejos e todo o 
aroma de nossa dedicagao". 

Essa segunda fase seguiu o ritmo anterior; mas aumentou 
o formato para 30x22. E apareceram como redatores: Agripino 
da Silva, Costa Rego Junior, Mariano Lemos e JoSo Alfredo, 
aos quals foram acrescentados, depois, os nomes de Araiijo Fi
lho e Guilherme Rodrigues. Passou a dar sels ou oito pAglnas, 
publicando-se sete edlcoes at6 31 de dezembro, impressas em 
tlpograflas diferentes, a saber: duas na de J . Agostlnho Bezer-
ra; tr&s na do Diario de Pernambuco, e duas na Boulltreau. 
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• Novo rumo tomou Polyantho a partir do no 1, ano III, de 
Janeiro de 1907, quando assumiu feigao de revista, com doze 
pAginas, inclusive a capa, cuja frente foi ocupada por alegoria 
permanente, no centro da qual vinha o sumArio da materia de 
cada edigao. Ganhou lisonjeiro aspecto material, sendo im-
pressa na oficina da Livraria Contemporanea, de Ramiro M. 
Costa & Filhos, sltuada na rua do Imperador n° .5 e Cais da 
Regeneragao (atual Martins de Barros) n*' 48, onde ficou at6 
o fim. 

Foram seus colaboradores, al6m da turma da redagao: Teo-
t6nio Freire Filho, Marcelino dos Santos, Paulo Eleut6rio, Leo-
nidas e S&, Joao C M . Cabral, Raul Caluete, Eustorgio Vander-
lei, Caitano Galhardo, Tenorio de Cerqueira, Carlos Vital, Dur-
val C6sar, Laiete Lemos, Manuel Arao, Renato Faelante, Rodo-
valho Neves, Edwiges de S^ Pereira, F^bio Silva, Domingos Ma -
garinos, Pinto Ribeiro, J . Times Pereira, etc. 

Circulou regularmente, apenas vivendo de literatura (e 
anuncios), para chegar ao fim do ano com o n° 11/12, datado 
de dezembro. As edigoes avimentaram ate o total de 16 p^gi-
nas, afora a capa. 

Em Janeiro de 1908, quando saiu o n^ 1, ano IV, a revista 
passou a ser orgao do Atensu Recifense, sem outras modifica-
goes. Mas ficou circulando bimestralmente. Atingido o n° 6/7, 
em julho, ficou suspensa. 

Reapareceu — n° 8 — no mes de novembro, em formato 
menor, de 24x15, com 24 p^ginas, a 200 r6is o exemplar, sem 
anuncios. Dizia-se orgao polimorfo, sem mais aquele luzido 
corpo de redatores, mas apresentando vasta colaboragao e no-
tas curiosas. Foi o fim (Bib. P6b. Est.). 

EUTHALIA — Numero linlco, circulou a 10 de abril de 1904, 
formato minimo de 91/2x7, com quatro p^ginas de duas colunas 
estreitas, graciosa apresentagao gr^fica em papel cartolina. 

Constituiu uma homenagem a professora Eutilla Lemos 
Duarte, ao ensejo da data do seu aniversArlo natallclo, por ini-
clatlva de colegas e amlgos, que assinaram carlnhosas pala-
vras de parabens. As pAglnas centrals dlvulgaram um progra-
ma de concerto musical (Arq. Pfib. Est.). 
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O CASAMENTEIRO — Livro de Sortes — Entrou em circu-
lagao para o divert imento das noites de Santo Antfinio, s a o 
Joao e Sao Pedro . "Escrito pela firma Juca Perne ta & Cia., que 
mal encobre espirituoso corretor de nossa praga, t r a t a de 15 
assuntos, seguidos por uma par te recreativa, onde se encon-
t ram, al6m de outras, as trovas de Hil^rio e uma infallbilisslma 
tabela para ganha r no jogo dos bichos" (Diario de Pe rnambu-
co, 8/5/1904). 

O FEITICEIRO — Livro de Sortes — Publicou-se ao mes-
mo tempo que o precedente, "devido ^ pena do h&bil Dr. Solon 
Disojano". Afora a mat6r la especlfica, apresentou "extensa 
pa r te l i ter^ria e humorlst ica, em que flgura a com6dla em um 
a to "O honrado sr . Apolin^rio", da lavra do au tor" (Diario de 
Pernambuco, 8/5/1904). 

O LOROTA — Redigido por Jos6 Pinote, apareceu esse ou-
t ro livro de sortes, contendo um "amontoado de bons versos 
t rocis tas" (Diario de Pernambuco, 19/5/1904) . 

A PANELLA DO FEITIQO — "Preparada com todos os t em-
peros e cozida em quatro fervuras, For tuna to Ventura, h u m o -
ris ta muito conhecido e apreciado, acaba de por a disposigao 
dos aman tes dos bons acepipes sanjuanescos A Panela do Fei-
ti?o, que nada mais ou menos 6 que um livro de sortes, cheio 
de verve e chis te . A16m de 12 assuntos, em que nao se nota o 
a rdor da pimenta , t raz uma boa par te literAria" (Diario de 
Pernambuco, 25/5/1904). 

JAPONEZ — Livro de Sortes — Produgao de Pl icido Brando, 
foi dado a publico contendo "dez assuntos escritos com g ran -
de verve e uma par te literAria bem organizada, tudo enfeixado 
em 69 p^ginas" (Di&rio de Pernambuco, 25/5/1904). 

O BODE — "Mais um livro de sortes para as diversoes san~ 
Juanescas, escrito com bas tan te a tua l ldade" . Responsabilidade 
"da firma Greg6rio & Viremont, que o confeccionara para ven
der a $500" (Diario de Pernambuco, 28/5/1904). 

A LIMONADA — Livro de Sortes — Apareceu com 120 p&-
ginas, tendo como redator Zumba das Mogas. Sua mater ia es
peclfica distribuia-se por "16 espirituosissimos assuntos, u m a 
bem organizada e in6dita par te l i ter^ria, a h l lar lante com6dia 
"O inglfis de oltiva", do apreciado comedi6grafo dr . Alfredo 
Gama, uma belissima e sa l t i tan te polca, para piano, denomi-
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nada "A Limonada", pelo mesmo distinto dr. , alem de bonitas 
e llgelras gravuras" (Diario de Pernambuco, 31/5/1904). 

O CHALEIRA — Circulou, por fim, esse "m&gico tesouro 
de sortes familiares para as noites sanjuanescas". Redigido 
por Bibelot (um dos pseudonimos de Euniciano Ribeiro), ven-
dla-se a 1$000 o exemplar. Afora as pAginas dedicadas a lite-
ratura, humorlsmo e variedades, divulgou o pas de quatre "Bei-
jos de noiva", de Artur Nogueira Lima (Jornal Pequeno, 
4/6/1904). 

O CARDOSO — Poliant6ia datada de 23 de junho de 1904, 
formato de 32x22, impressa na oflcina grAfica d'A Provincia, 
em bom papel, saiu com quatro p&ginas, a prlmeira das quais, 
sob o titulo "Prolfagas", apresentou nitido cliche com a legen-
da — "Antfinio Cardoso" e, mais abalxo. "Homenagem de seus 
amlgos". As tres restantes, al6m do artigo principal, de Fr. 
Junior, achavami-se repletas de saudagoes assinadas, em prosa 
e verso, por motivo do anlvers^rio natalicio daquele comerci-
ante (Bib. Pub. e Arq. Pub. Est.). 

O CIDADAO — 6rgao do Clube Popular — Apresentou o n" 
1, ano I, no dia 14 de julho de 1904, formato grande, a quatro 
colunas largas de composigao e quatro p^glnas, tendo escrit6-
rio (o mesmo do Clube) instalado k rua do Imperador n° 43. 
Um "Aviso", k guisa de Expediente, ao p6 da ultima p^gina, 
dizia; "O Cidadao nao e folha diAria; aparecerS. quando exigi-
rem as circunstancias e segundo a aceltagao que merecer do 
publico". Embora vendldo a 100 r6is o exemplar, distribula-se 
gratis aos cons6clos. Assinaturas k razao de 3$000 por vinte 
ntimeros, com direito a aniincios gratis. 

Constava do artigo-programa: "O Clube Popular, cuja 
missao 6 educar o povo nos princlpios politicos e socials pelos 
quais se rege ou deve reger-se a sociedade brasileira, para le-
var avante sua propaganda, adotara a imprensa e a tribuna 
popular. O Cidadao sera o orgao de seus prlncipios e do que 
houver de dizer em defesa dos direitos do povo". O editorialis-
ta aduziu, a seguir, o hist6rico da palavra "cidadao" e findou 
declarando que o jornal formaria "a. opiniao publica em bem 
da cara Patria". 

Prollxos, mas bem elaborados artigos focalizaram a deca-
ddncia politica do Brasil, a desilusao republicana, a necessida-
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de de dias felizes com. a Democracia, e tc . Divulgou longo dis-
curso de Adolfo T^cio da Costa Cirne, iniciou a t radugao d' "Os 
m§,rtires da Liberdade", de Alphonse Esquiros, e homenageou 
a da ta da Revolugao Francesa . Nenhum anunc io . 

Ao que tudo indica, ficou na edigao de estr6ia (Arq. Pub. 
Est.). 

GAZETA MERCANTIL — Folha Independente e Noticiosa 
— Surgiu no dia 18 de julho de 1904, formato de 44x30, com 
quat ro p^ginas de quatro boas colunas e lisonjeiro aspecto m a 
terial, impressa no Atelier Miranda . Redatores-proprietArios 
— Domicio Rangel e Joao Dem6trio de Meneses; gerente — Ma
nuel Zeferino Gongalves Ferreira, funcionando redagao e es-
crit6rio na rua Duque de Caxias n° 37. Assinatura semestral 
— 5$000 ou, para fora da capital, 6§000. 

Pretendia , segundo o editorial de apresentagao, "um lugar 
modesto mas honroso no seio da generosa imprensa pe rnam-
bucana, para combater ao lado das folhas independentes em 
prol dos interesses do nosso Estado, ad ian tando : "Nao 6 6rgao 
de um part ido, nem obedece a orientagao de qualquer in teres-
se politico, estando, en t re tan to , disposta a servir aqueles que 
mais inclinados se mostrem a favorecer o bem publico". Seus 
esforgos visariam SL defesa do com6rcio, agr icul tura e industr ia , 
" tao explorados nestes liltimos tempos por uma politica asfi-
xiadora e gananciosa" . 

O bem redigido jornal publicou-se bissemanalmente, inse-
rindo comentS,rios editorials sobre politica e administragao, ^s 
vezes assinalando desmandos do governo estadual ; variado no-
tici^rio; a cronica in t i tu lada "Epistol^rio", de Caitano de An--
drade; os "Perfis academicos" (a comegar do n° 7), d'O Braga ; 
as "Car tas ao Prefeito" (do n^ 8 em d ian te ) , por Veritas, e ver
sos de Silveira Carvalho, Jos6 de Barros Lima, Mendes Mar
tins, Laiete Lemos, Miranda de Azevedo, L. Smith e Janu^r io 
de Carvalho. Quase duas p^ginas eram de anuncios . 

O RO 7 da Gazeta Mercanti l assinalou o a fas tamento do 
propriet^r io-redator Joao Dem6trio. Mais tr6s edigoes e en -
cerrava-se, a 23 de agosto, a existencia do peri6dico (Arq. Pub. 
Est.). 
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GAZETA LITTERARIA — Publlcagao bimensal, salu a lu~ 
me no dla 20 (1) de julho de 1904, formato de 32x21, com qua-
tro p^ginas a tres colunas de composigao. Confeccionada em 
bom papel, na Imprensa Industrial, h rua Visconde de Itapari-
ca (hoje, do Apolo) ns . 49/51, instalou redagao na rua da Im-
peratriz n^ 19, loja, assinando-se a 2$000 por trimestre. Reda-
tores: Moreira Cardoso, Adolfo Simoes, Gustavo Pinto e M&rclo 
Marques, aos quais se juntou, jS, no n^ 7, J . Simoes. 

Nada obstante o murmiirio dos zoilos, "nao trepidamos — 
declarava o artigo de apresentagao — em langar k luz da publi-
cldade o nosso filho intelectual, a Gazeta Litteraria, produto 
talvez ef^mero de uma talvez effimera aspiragao, como sac to-
das as aspiragoes dos mogos", adiantando, mals adlante: " . . .va-
mos cultivar o nosso espirito na pratica do jornalismo, cientes 
de todos OS obstaculos com que teremos de arcar". 

Circulou com regularidade, divulgando produgoes, em prosa 
e verso, dos redatores e de Penalva de Fi'eitas, M. Magalhaes, 
Te6filo de Albuquerque, Paulo d'AzzegUo, Olicio Vieira, Mario 
Sette, Jarbas Loreti, Armando Oliveira, Franco Lelis, etc. O ul
timo manteve, igualmente, a segao charadistica "Amantes d'Es-
finge", continuada por Tiburtino Lopes. A partir do n*' 4, cada 
primeira pagina homenageava, com clichg e panegirico, um no-
me de projegao nas letras de Pernambuco. Foram eles; Martins 
Junior, Edwiges de Sa Pereira, Julio Pires, Baltazar Pereira e 
Artur Muniz. 

O illtimo numero foi o 8°, de 30 de outubro (Arq. Pub. Est.). 

D. JULIO TONTI (2) — Circulou, como numero unico, a 
28 de julho de 1904, "em testemunho de prof undo respeito e 
gratidao" ao '"venerando bispo de Ancira e M. D. Nuncio Apos-
t61ico no Brasil" (entao visitando o Recife), editado pelas Es-
colas Profissionais Salesianas do Recife. 

Impresso em papel couche, com tinta de cor, teve o forma
to de 29x20, assim dividindo suas quatro paginas: primeira — 
moldura de vinhetas, com o titulo e dedicatoria; segunda — 
"Saudagao", em versos alexandrinos, de J . A. de Almeida Cu-

(1) Nao no dia 30, como esta nos "Anaia" 
(2) Nao consta da rela^ao da citada obra de Alfredo de Carvalho. 
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n h a ; terceira •— re t ra to , em zincografia, do homenageado ; 
qua r t a — em branco (Arq. Piib. Est.). 

O URUBU — Tendo como redator-chefe o Dr. Gal inha Mor-
ta , apareceu esse jornalzinho humorist ico a 32 (1) de julho de 
1904, formato de 26x18, com quat ro p^ginas de t res colunas es -
t r e i t a s . 

Lia-se, em sucinta nota de apresentagao: "O cruel descen-
dente dos rapinaceos h^ de ser cruel mesmo, rasgando as car-
nes apodrecidas das ent idades morbidas . De preferencia esco • 
Ihera OS monturos dos teatros, fervilhando as imundlcies dos 
perus patuscos e das atrizes r idiculas". 

Uma de suas secoes principals int i tulou-se "De cima pa ra 
baixo", onde o redator na r r ava cenas de rua e dos ambientes fe~ 
chados . Constituiu-se a mate r ia de notas leves, en t remeadas 
de versos, t amb6m ligeiros e cheios de verve, ocupada, por6m, 
a ul t ima pagina com anuncio da Agencia Jornal is t ica P e r n a m -
bucana, de Julio Agostinho Bezerra, a rua do Imperador n° 31, 
em cuja tlpografia se imprimiu. 

Publicou-se o segundo niimero a 20 de agosto, sendo o titulo 
— horrivel cliche negro, em xilogravura, — substi tuido por ca • 
racteres comuns . E nao voltou mais a circulagao (Arq. Pub. 
Est.). 

A CULTURA ACADEMICA — Ciencias e Letras — Surgiu 
no dia 11 de agosto de 1904, Fasc . I, Tomo I, Vol. I, formato de 
22x16, uma so coluna de composigao e 88 p^ginas de tex to . T r a -
balho grafico da Imprensa Industr ia l , s i tuada na rua Visconde 
de I tapar ica (hoje, do Apolo) n s . 49/51, util izando papel couch6. 
Assinatura anua l — 10§000. Custo do exemplar — 3S000. P ro -
priedade e diregao pe rmanen te de J . E. da Fro ta e Vasconce-
los. Comit6 de Redagao para o segundo semestre do ano: Clovis 
Bevilaqua, Fae lante da Camara , Carneiro da Cunha, Gerviisio 
Fioravant i , Carlos Porto Carreiro, Artur Orlando, Vicente Fer
rer, Carneiro Vilela, Far ia Neves Sobrinho, Francisco Alexan-
drino, Araujo Jorge, Rego Barros Jilnior, Merval Veras, Jos6 
Pe rnambucano e Manuel Marques . 

(1) Nao fol po."!Sivel identificar o d a exato. 32 foi rcpetido no texto. 
nos "Tele^ramas de confinanga", onde apareciam, igualmente, os dias 44 
e 69 de julho. 
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Sem editorial de apresentagao, abriu o texto a nota aqui 
reproduzida: "A Cultura Academica tern as suas colunas fran-
queadas a todas as manifestagoes do saber dos produtos inte-
lectuais da Faculdade de Direito do Recife. Cabe aos respec-
tivos autores a inteira responsabilidade de suas id6ias e orto-
grafia. Nao serao devolvidos os originals". 

Como primeira materia, precedida de p^gina com retrato, 
escreveu Artur Orlando o elogio de Tobias Barreto, seguindo-
se notas biograficas coligidas pela redagao. Foram outros co-
laboradores: Dr. Ferrer, Faelante da Camara, Lustosa de Frei-
tas, A. G. de Araiijo Jorge, Carlos Porto Carreiro, Virginlo 
Marques, Santos Neto e Cruz Oliveira, os dois liltimos assinan-
do poesias. Algumas biografias, ilustradas com cliches, entre-
meavam os longos artigos liter^rios, filosoficos ou juridicos. 

A 22 de setembro circulou "um niimero especial consagra-
do k mem6ria de Martins Junior", contendo 120 piginas, re-
pletas de produgoes firmadas pelos nomes mais destacados das 
letras pernambucanas. Clovis Bevilaqua focalizou o Jurista; 
Gerv^sio Fioravante — o Poeta; Artur Orlando — o Filosofo; 
Osvaldo Machado — o Politico; Artur Muniz — o Orador; Vir-
gilio de S& Pereira — o Intimo; A. G. de Araiijo Jorge — o 
Meio em que aparece; Franga Pereira — Sua influencia na 
vida mental brasileira; Carlos Porto Carreiro — o TJltimo poe
ta da Repiiblica; Faelante da Camara — o Jornalista; Teoto-
nio Freire — biografia. Versos de Durval de Brito e Bianor de 
Medeiros. Poesias do extinto encerraram a edigao, que tam-
b6m inseriu diferentes fotografias familiares. 

O fasclculo II apareceu a 12 de outubro, e o III, comple-
tando o tomo I. a 25 de dezembro. Total de 290 p^ginas, em 
numeragao seguida. 

Voltou A Cultura Academica, iniciando o tomo 11, a 24 de 
fevereiro de 1905, com novo Comit6 de Redagao (escalade para 
o primeiro semestre), assim constituido: Silvelra de Souza, 
Adolfo Cirne, Virginlo Marques, Neto Campelo, Samuel Mac-
Dowel, Joaquim Tavares, Sousa Pinto, Franga Pereira, Osvaldo 
Machado, Luiz Estevao de Oliveira, Jos6 Augusto, Carlos Xa-
vier, Cromwell Carvalho, Rodolfo Garcia e Joao Barreto de Me-
neses. Os dois fasciculos seguintes sairam nos dias 21 de abril 
e 24 de junho, completando o segundo tomo. Vol. I, num total 
de 240 p^ginas. 
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O ano II, vol. II, comegou com a edlgao de 11 de agosto — 
tomo I, fasc. I — substituldo o Comlt6 de Redagao pelo seguln-
te, para o segundo semestre de 1905: Joao Vlelra, Henrique Ml-
let, Tito Rosas, Laurlndo Leao, Slmoes Barbosa, Rodolfo Arail-
jo, Jiillo Plres, Maria Fragoso, Manuel Caltano, Blanor de Me-
delros, Morals Correia, Paulo Salgado, Artur Ramos Junior, 
Trajano Chacon e Luiz Franco. Completaram o tomo, sempre 
de trfes fasclculos, os de 12 de outubro e 25 de dezembro. Total 
de 258 p^ginas. 

Datado de 24 de feverelro de 1906, teve Inlclo o segundo to
mo do vol. II, ano II, obedlente ao Comlt6 da Redagao abalxo: 
Adelino Fllho, Augusto Vaz, Eugfinlo de Barros, Joao de Ollvel-
ra, Odilon Nestor, Aprlglo Garcia, Artur Munlz, Guimaraes Ju
nior, Jos6 Carlos Borges, Odilon dos Anjos, Alberto Plnhelro, 
Fernando Barroca, Joao Cl&udlo (como passara a asslnar-se 
Joao Rodrigues Carneiro Cami>elo) e AntGnlo Carnelro Leao. 
Os fasclculos segulntes foram datados de 21 de abrll e 24 de 
Junho. 

Foram outros colaboradores d'A Cultura Academica: A-
belardo Lobo, Ant6nlo Vitriivlo, Carlos Pontes, Caspar Van-
derlei Lolo, Joao Damasceno, Melra de Vasconcelos, Soriano de 
Albuquerque, Ullsses Viana, Jos6 de Barros Lima, J . B. de An-
drade Lima, Luiz Franco, Mateus de Albuquerque, Rodrigues 
de Melo, Adalberto Peregrino, F. A. Perelra da Costa, Alberto 
J . de Gols Teles, Arlindo de Andrade, Hersillo de Sousa, J . B. 
Reguelra Costa, Laiete Lemos, Nilo Caet6, etc. , ora em prosa, 
era em verso. Todas as edigoes, divulgavam notas biogrdflcas 
de homens de letras, llustradas com fotograflas. 

Publicou-se alnda o Fasc. I, Tomo I, Vol. Ill , Ano III, da
tado de 11 de agosto de 1906, com 86 pAginas (1). Novo Coml-
t6 de Redagao: Jos6 Seabra, Constanclo Pontual, Gongalves 
Perreira, SofrOnio Portela, sa Antunes, Hersillo de Sousa, Sa
muel Martins, Otavlo Hamilton, Turlano Campelo, Eustaqulo 
Perelra (Faneca), Hora de Mesqulta, Luciano Perelra, Andrade 
Bezerra, Francisco Solano e Joao Melra e sa . Dlvulgou o su-
marlo a seguir: blografia do Barao de Catuama, por Eduardo 

(1) Alfredo de Carvalho registara, nos "Anals", como liltlmo nta iero 
publlcado, o de 24/6/1906, como o fez, Igualmente, no tocante a O Correlo 
Academico, estudado a seguir. 
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W. T. Barreto; notas sobre o Consellieiro Rosa e Sllva, por F . 
B . ; poeslas de Carlos Porto Carreiro, Odilon Nestor e Jos6 de 
Barros Lima; conferencia de C16vis Bevilaqua; artigos de Fae-
lante da Camara, Joao ClAudio, Bianor de Medelros e Henrique 
Martins, e notas sobre Joao Batista Reguelra Costa e o Conse-
Iheiro Joaquim Antonio de Sousa Spinola (Bibs. Piibl. Est., do 
Inst. Arq. e da Fac. Dir. UFPe. (2). 

O CORREIO ACADEMICO (Anexo a A Cultura Academlca) 
— Tendo como redator J . E. da Frota e Vasconcelos (bibllote-
carlo da Faculdade de Dlrelto), inlclou-se na mesma data de 
11 de agosto de 1904, impresso, igualmente, na Imprensa In
dustrial, mas com duas colunas estreitas de composigao e, no 
flm, algumas p^glnas de anuncios. 

Constituia a parte noticiosa ct'A Cultura, llustrada com 
fotograflas de professores e dos novos bachar6is. Visava, "a 
par do objetivo primaclal de imprimir ao intense labor do nos-
so melo lltero-cientifico a mais larga repercuss&o, proporclo-
nar aos cultores da jurisprudfencia um precloso reposit6rio de 
variadas utilidades e informagSes que Ihe pudessem interes-
sar". 

Assim se divldiam as segoes: "Pela Repiibllca das Letras"; 
"Pela Faculdade; "Pela Cldade"; "Por Casa"; "Pelo Mundo": 
"Pela Cldade da Morte", etc., variando a quantidade de pagl-
nas. A edicao de 22 de setembro do primeiro ano fol tinlca-
mente dedicada aos funerals de Martins Junior, ilustrando~a 
diversas fotograflas. 

Nao se interrompeu a publicagao do Anexo, cujo 6° e ulti
mo niimero do ano II tem a data de 24 de junho de 1906, come-
gando o ano III, com o n" 1, a 11 de agosto do mesmo ano (16 
paglnas), exclusivamente dedicado a Joaquim Nabuco e C16vis 
Bevilaqua. Termlnou ai, tamb^m, a existfencla d'O Correio (Bib. 
do Inst. Arq. e Bib. Fac. Dir.-UFPe.). 

O BEMTIVI — 6rgrao Ilumoristico o Noticioso — Publicagao 
semanal, circulou no dia 11 de agosto de 1904, com rcdagao no 

(2) Dentre as coleijoes do Recife, s6 a da Faculdnde de Direlto da 
Universidade Federal de Pemambuco, Inclui a edlpao de agosto de 1906, 
o mesmo acontecendo quanto a O Correio Academlco. Outra cole^ao com-
pleta, conjunta, existe na Blblioteca Piiblica de Aracaju, Sergipe. 
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subiirbio de Areias e impresso no Atelier Miranda, a rua das 
Cruzes (atual , rua do Diario de Pernambuco) n° 37, formato de 
32x22, a tres colunas de composicao, com quatro pdginas . Sob 
a direcao de Chaleira-Mor (Jos6 Pedro de Sousa) , t i nha como 
redatores Ze Tufao (Manuel Lopes) e Dr. Bonit inho (Diniz de 
S.). Tabela de ass inaturas : ano — 4S000; semestre — 21000; 
pa ra o interior — 5$000 e 2f500, respect ivamente . 

Lia-se no artigo de apresentagao: "E mais um lutador e 
um trocista a campear alegre e prazente i ramente no campo 
das lutas e das t rocas . E mais um aman te das boas pandegas 
a coparticipar, feliz e despreocupado, do chiste e da pilh6ria a 
flux rebentando de labios e coragces. Recebei-o, pois, mogos 
e velhos, grandes e pequenos, ricos e pobres, feios e bonitos, r e -
cebei-o numa orquestra harmoniosa de estr identes gargalha--
das" . Tamb6m usaria "a seriedade e a franqueza", quando a 
ocasiao o exigisse. 

Publicaram-se, apcnas, tres numcros d'O Bemtivi, que in-
seria segoes interessantes. a saber: "Pela brecha", de Rabelais 
Junior ; "Coisas que O Bcmtivi cantou". pelo Dr. Boni t inho. 
"Seman^rios", constituida do noticias locais; "Ouro sobre Azul", 
de anivers^rios natallcios, e ligeiros contos, assinados por G. 
Augusto, Dr. Pedro Romano, F . Pereira e H. Neves. Ao con-
trArio do que era comum, nao divulgou nenhum verso, sendo de 
anuncios a quar ta p^gina-

A edigao final foi da tada de 27 de agosto, jus tamente 
quando anunciava o afastamento, por "motlvo de desavengas", 
dos redatores Jos6 Pedro e Manuel Lopes, substituidos por Ze 
Capeta (diretor) e Rabelais Junior (Arq. Piib. Est.). 

O RECIFE — Folha alegre c I lustrada — Surgiu no dia 3 
de setembro de 1904, como semanArio, formato de 38x26, com 
oito pAginas, impresso na oficina da Livraria Boulitreau, a rua 
do Imperador n^ 48. onde foi tambem estabelecido o escrit6rio 
da redagao. Diretores: Black (pseudonimo de Severino Alves 
Barbosa) e Zeca Franzes; diregao art ist ica de Guapy (Herculano 
de Albuquerque). Assinatura t r imestral (so para o interior) — 
31000. 

Estreou com re t ra to de Mart ins Junior, na primeira pAgina, 
circulada de vlnhetas, tendo como legenda a quadra: 
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"Do Mestre valoroso, em frcnte ao negro esquife, 
O Mestre que sofreu e forte lutou t an to , 
Nos deixamos cair, os mocos d'O Recife, 
Dos nossos coragoes o mais s incere p r a n t o " . 

Paulo Contente , abr indo a segao "Pela semana" , fez a ap re -
sentagao do perlodico em versos. Seguiu-se o editorial , ass lnado 
A Reda^ao, que prometeu "not ic ias fresquinhas, sem af ronta ^ 
moral , humor i smo quente e bem ta lhado , dos nossos melhores 
autores , g ravuras operadas com esmero, por um car ica tur i s ta 
proprio, e t c . , e t c . " . 

Inseriu ma te r i a in te ressante , a sa l icn ta r : "Caras acadfeml-
cas", por Amorzinho; "Fa tos e Sucessos"; "No b rando" ; "Com6-
dias do Recife", a cargo de Simplorio Baiacu (outro disfarce 
de Severino Alves Ba rbosa ) ; "Contos ligeiros", de Frei Tomaz; 
"Ment i ras his tor icas", por Chico Mar t in s ; repor tagens , e tc . F e -
chou a u l t ima pAgina a alegoria "O Recife e a I m p r e n s a " . 

Prosseguiu a publicacao no mesmo estilo, acrescentando a 
"Segao Teat ra l" , de Reming ton ; as "Lance tadas" , por Velasco; 
o rodape "Aqui, all e acol6,", por Zeca Franzes ; torneio de glo-
sas ; a "Coluna popular" e poucos ani incios . Ao at ingir o n*' 5, 
de 30 de setembro, reduziu o formato, pa ra logo mais voltar ao 
pr imit ivo. A pr imeira p^g ina era i lus t rada com fotografias de 
aspectos da c idade . 

No n*' 9, de 28 de outubro, ul t imo avistado da colecao lacu-
nosa, f igurava o nome de Augusto Vanderlei Filho feito enca r -
regado da par te economica do perlodico cujo escritorio redacio-
na l se t ransfe r i ra pa ra a rua Estre i ta do Ros^rio n^ 17, 1° an--
dar . (Bib. Piib. Est . ) . 

Segundo Alfredo de Carvalho, O Recife chegou a a t ingi r o 
no 11, publicado no dia 11 de novembro . 

INDEPENDENCIA OU MORTE! (1) — Poliant6ia d a t a d a de 
7 de se tembro de 1904, com 28 p&ginas, inclusive a capa, esta 
em couch6 roseo, fol Impressa no Atelier Miranda , & rua do I m -
rador , formato de 35x23. ' 

(1) Aa inlclar as p^gina-s de materia do texto, a revista apresentava, 
ao alto, outro titulo — O Brasil Independente. 
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Abriu o texto o re t ra to de Jos6 Bonifacio, em artist ico clr-
culo de v inhe tas . Tres outras p^ginas encrus tavam, sobre a le -
goria em cores diferentes, cliches de personalidades locals, sem 
legendas (2); onze p^ginas eram so de anuncios, oito delas em 
diferente papel roseo, asset inado. As oito res tantes , em couch6 
branco, al6m de artigo de apresentagao, inser iram o poema " J o -
s6 Bonifacio", de Machado de Assis; artigos de Artur Muniz, 
Frederico Vilar, Teotonio Freire, Faelante da Camara , Lustosa 
de Frei tas , A. G. Araujo Jorge, Abel da Silva, Joao Ezcqulel, 
Mar t ins Filho, Joao Cl^udio, Turibio Chaves e Mir io Didier 
( travesti de Coimbra Lobo); versos de Julio Fires, Aluisio de 
Oliveira e Um Pernambucano, tudo alusivo ao feito da idepen-
dfencia- A publicagao teve como respons&vel Manuel Coimbra 
Lobo (Bib. Piib. Est .) . 

A VERDADE — PerJdcHco LtterArio e Noticioso — Surgiu a 
12 de setembro de 1904, tendo como proprlet&rios e editores 
Manuel Nunes Correia e Jos6 Francisco de Morals e Sllva, com 
escrlt6rio de redagao k rua Duque de Caxias n° 32, 1° a n d a r . 
Impress© no formato de 44x30, com quat ro p&ginas, a qua t ro 
colunas de composlcao, serviu-lhe de cabecalho vistoso cliche, 
cujo desenho exibiu uma mulher de barrete frlglo, tendo d. mao 
direita um ramo e S, esquerda um mastro do qual se desenrolara 
longa flamula drapejando ao vento, nela inscritas as letras do 
titulo do jornal ; sob a flamula, via-se meia circunferfencia do 
globo terrestere most rando o terri torio do BrasU e, sobre ela, 
a divlsa: "O Direito e a Lei. A JustlQa e a Grei" . Assinava-se 
a 3$000 por t r imestre , custando 200 r6is "o numero do dla a n 
ter ior" . 

Seu programa, expresso em artigo, f irmava-se n a f4 repu-
blicana, tendo como norma as palavras contidas n a eplgrafe. 

Publicado semanalmente , iniciava o texto de cada numero 
a segao "Santos do dia", seguida de editorial, "Li te ra tura" " Ju -
risprudencia", "Pela Grei", "Diversoes", "Notlcias" e mais de 
uma p^gina de anuncios . Teve a colaboragao de Ambroslna Nu
nes, Paulo Barros, Alcibiades B . de Lima, AntOnlo Estanlslau, 
Occam, Ribelro da Silva, e tc . 

Foi bas tan te curta a vida d'A Verdade, que s6 at lnglu o 
quar to niimero, publicado a 3 de outubro (Arq. Pub. Est .) . 

(2) Cinqtienta anos depois, foi possivel identificar, entre os nove cli-
chfis, as eflgles do escrltor Artur Muniz e dos professores candido Duarte 
e Alfredo Gama. 
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O LUIZINHO — Poliant6ia de louvor ao pianlsta Luiz G. 
C. Leao, por motivo do seu aniversArio natalicio, circulou no 
dia 5 de outubro de 1904, formato de 14x10, com quatro plginas, 
Impressa em papel superior. 

Da p4gina de frente constou, abaixo do cabegalho, uma vl-
nheta musical sobre miniiscula fotogravura do homenageado. 
A segunda estampou programa de concerto musical, aparecen-
do, nas restantes, ligeiras notas de saudagao, assinadas por a-
migos e admiradores de Luizinho (Arq. Piib. Est.). 

O JANOTA — 6rgao de um conventilho boemio — O n^ 1 
circulou no dla 18 de outubro de 1904, formato de 37x27, com 
oito pdglnas, impresso na tipografla da Agenda Jorna]istica, a, 
rua do Imperador n^ 31. Diregao de Frei Vergao e Frei Galerno. 
Assinava-se o trlmestre a 1|200. 

Segundo a nota de apresentag§,o, Inserta na quarta p^glna, 
o jornal era "filho da troga, neto da folia", tendo "por paren-
tes, bem chegadinhos, a galhofa, o rise e a brincadeira. O fazer 
rir 6 seu verdadeiro lema". 

Constou a primeira p^gina de uma ilustragao de nu, com 
legenda em versos, dividindo-se a materia em secoes como "Ja-
notices da semana"; "Coisas que fazem rir"; "No confession^--
rlo", por Frei Taboca; "Notas furadas"; "fi com isto que a ne-
grada embirra", por Frei Birra; mais a colaboragao de Frei Fu-
lano, Juca Travesso e Capelao Frei Gafanhoto; outras ilustra-
g5es e poucos anuncios. Na quinta p^gina vinha o niimero (cen-
tena) de cada exemplar, para sorteio a prfimio. 

Ora semanal, era quinzenalmente, O Janota segulu sua Jor
nada, incluindo nos seus gracejos cenas de esc^ndalo, pasqul-
nadas. A partlr do n° 4 mudou o sub-titulo para "Periddico 
humorlstico e ilustrado"- Mas logo terminou sua exlstencla, 
uma vez posto em clrculagao o n** 6, de 30 de dezembro, impres
so em tinta de cor. (Bib. PJib. Est.) (1). 

HOMENAGEM A EXIMIA PIANISTA D. THEREZA DINIZ 
— Da Sociedade Musical Euterpe — Niimero linlco, salu a lume 
no dia 18 de outubro de 1904, formato de 32x22, com quatro p&-
glnas, impresso em papel couch6. Ao lado do titulo flgurava o 
emblema musical. 

(1) Cole^ao desfalcada. 
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O ar t igo de aber tu ra , precedido do cliche, em duas colunas, 
da homenageada , focalizou o sentido da publicagao que p a t e n -
teava "a imensa gra t idao" da Euterpe k sua fundadora, n a da t a 
do respectivo anivers^rio nata l ic io . Assinou-o o primeiro secre-
t^r io Alfredo (de Oliveira) Polar i . Seguiram-se producoes, em 
prosa, a respeito do evcnto, f i rmadas por Carlos Xavier Pais 
Barre to , L. Smith , Barbosa Viana, Bartolomeu Anacleto, LidIo 
Gomes e Alfredo Caspar , f igurando na u l t ima pAgina um acros-
tico feito por M. Carvalheira , com os t i tulos das musicas publi-
cadas pela maes t r ina , servindo de centro o seu nome completo 
— Thereza da Fonseca Borges Diniz (Arq. Pub. Est . ) . 

O LINS — Homenagem da Corporacao TlpogrAfica do Jor-
nal Pequeno a Joaquim Caldas Lins, circulou, como niimero uni -
CO, a 29 de novembro de 1904, impresso em papel -car to l ina , in -
serta , porem, a mater ia , s implesmente nas p^ginas in te rnas , fi-
cando as de fora em b ranco . 

"Esta poliant6ia — declarou a nota de apresentagao — sin -
tet iza o amor e reconhecimento ao velho companhe ' ro de lu tas 
n a t enda de t raba lho" , a ludindo ao "cristal ino card te r" do ho • 
menageado . Vir ios tipografos ass inaram saudacoes, em poucas 
l inhas, ao aniversar ian te , a saber: Aur61io Silva, Joao de Oli
veira, Ranulfo de Araujo. Julio Paz, Pacheco, Joao Mar t ins de 
Franca , Torquato Espindola, Samuel Santos, Severino Bezerra 
e Antonio Valentim da Silva (Arq. Pflb. Est.). 

MYSTICO RAMx\LHETE — Poliant6ia "a Maria Sant iss ima, 
no faustoso dia de sua Imacu lada Conceicao — Tributo de 
amor filial da Confraria de N. S. de Lourdes da Igreja da Pe--
nha" , circulou no dia 8 de dezembro (1) de 1904, impressa n a 
oficina grafica d'A Provincia, a rua do Imperador . Apresen-
tando-se no formato de 30x20, com 72 pSginas em pappl con-
chc, afora a capa, no mesmo papel, porem roseo, nela figurou 
um desenho simbolico ( t raba lho do gravador Benevenuto T e 
les) . Seguiu -se, na p^gina de rosto, a por tar ia de aprovagao e 
autor izacao de D. Luiz de Brito, bispo de Olinda, abr indo o 
texto uma es tampa da Virgem, com palavras de exal tacao k 
"grandiosa festa" da Conceicao. 

A mate r ia do Mystico Ramalhe te const i tuiu se de art igos, 
cronicas e diferentes poesias alusivas ao evento religioso, a s -

(1) Inexplicavelmente, Alfredo de Carvalho atribuiu a polianteia aci-
ma estudada a data de 17 de agosto. 
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sinados por confreiras da Penha e associadas de outras corpo-
ragoes plas, inclusive de Ollnda e Bom Conselho. Entre as slg-
natdrias viam -se os nomes de Ana Angelica de Albuquerque Me
lo, Maria Jos6 G. Colmbra, Maria Osmida de Barros Lima, Rosa 
Evarista Rodrigues Machado, Leopoldina Dias, Laura Georgi-
na Abrantes, Marilita de Albuquerque, Maria Amelia de J . e 
Silva, Maria do Carmo Carneiro Leao, Ambrosina Abrantes, 
Francisca Isabel Carneiro Leao, Arcelina Campelo, Parisla NI-
mia Pontual, Ana Temporal, Ana Carlota de Barros Barreto, Ma
ria Tavares C6sar de Melo, Virginia de Figuelredo, Maria do 
Carmo Vidal de Negreiros e Maria Stela de Holanda Cavalcan-
ti, encerrando com poema llrico de Landelino camara (Arq. 
Pub. Pfib.). 

O BRAGA — Numero linico, "dedicado ao Coronel Alexan
dre Braga, no dia de seu aniversiirio natalicio", foi dado h es-
tampa a 18 de dezembro de 1904, formato de 30x21, com quatro 
p^ginas, impressas a t inta de cor, em fino papel. 

De frente figurou o retrato, em fotogravura, do homena-
geado, tendo como legenda um artigo de Carlos Porto Carrelro, 
que ainda o saudou num soneto da segunda pSgina. Outros 
versos foram-Ihe dedicados por Artur Bahia e A. H. de Farias, 
afora artigos ou saudaQoes mais ligeiras firmados por Jor.ĉ  Ro
drigues dos Anjos, Jos6 Temporal, Artur Muniz, Artur Oliveira, 
Odilon dos Anjos, M^rio Freire e Alcides dos Anjos. Num pros-
pecto anexo, Antonio Lins Vleira parabenizou "ao imortal t ro-
cista, ao bom amigo Alexandre Braga" (Arq. Piib. Est.). 

1905 

SPORT — Propriedade "de uma empresa particular", clr-
culou, pela primeira vez, a 7 de Janeiro de 1905, formato de 
32x22, com quatro p^ginas de duas colunas. Impresso na ofl-
cina d'A Provincia, dizia, d. gulsa de Expediente: "Assinatura 
—nao tem". Prego do exemplar — 100 r6is. 

" . . . n a o se restringira, exclusivamente, îs funQ5es hipl • 
cas" ressaltava a nota de apresentagao, acrescentando que t r a -
tarla, tamb6m, de outros generos de diversoes. 

A edi?ao apresentou a primeira pAgina no lugar da quarta 
e a segunda no da primeira, ficando no centro a tercelra e a 
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q u a r t a . A16m do not ic i^r io das cor r idas h ip icas e de u m a p a r 
te de anunc los , Uam-se versos humor i s t i cos de Lulu P e l i n t r a 
e un ia c r 6 n i c a - r o d a p 6 de D. F u a s (Bib. Pub . Es t . ) . 

O no 2 (e u l t imo) c i rculou n o dia 14, consoan t e i n f o r m a -
?ao do Diar io de P e r n a m b u c o do dia 15, que a lud iu ao n o m e 
de Eurico Vltriivio como d i re to r da " In t e r e s san t e publ ica?ao" . 
E ra ele o h u m o r i s t a Lulu Pe l in t r a . 

JORNAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO — Orgao dos 
In te res ses Cientificos PrAticos e Prof iss ionais d a Classe M6di-
ca P e m a m b u c a n a — O pr imei ro n i imero fol publ icado a 16 de 
Jane i ro de 1905, com oito p&ginas. f o r m a t e de 32x22, a duas co-
l u n a s de compos i^ao . Di re tor e r e d a t o r - c h e f e — Ot^vio de 
F re l t a s , f unc lonando a redaQao n a r u a do Hospiclo n^ 3 . Assl-
n a t u r a a n u a l — 10.?000; Unlao Pos ta l — 12.'5!000. PreQO do e -
x e m p l a r — 1$000. T r a b a l h o gr^flco da I m p r e n s a Indus t r i a l , 
^ r u a do Apolo n s . 78/82 

Ap6s a l g u m a s consideraQoes em t o r n o do r e e r g u l m e n t o da 
classe m6dlca em P e r n a m b u c o , ass im concluiu o edi tor ia l da 
a p r e s e n t a g a o : " - . . s e t udo vai m e l h o r a n d o nos dominlos da 
med ic ina social, da ass i s tenc ia publ lca, da med ic ina d o u t r l n ^ -
rla , l i t e rdr ia e cl lnica, e n t r e nos , jus to 6 que p rocuremos inc i -
t a r , prosseguir e promover , c ada vez mais , o a l e v a n t a m e n t o da 
classe, fazendo e n t r a r n a liQa m a i s u m a a r m a , e das ma l s p o -
de rosas : o j o r n a l . 

" M a s . . . p e r m i t a m - n o s a f ranqueza , e n c e t a m o s a nossa 
odiss61a sem p r o g r a m a t r a c a d o , sem p ianos de l lneados . Cro • 
no log icamen te , somos a q u a r t a t e n t a t i v a a fim de cons t i tu i r -se 
n u m a p e r m a n e n t e r ea l idade a m a n u t e n g a o de u m a folha m 6 -
dlca n c Recife-, em 1843, u m grupo de va len tes esculAplos fun -
dou OS Anais da Medic ina P e m a m b u c a n a , que s a i r a m seis vezes 
n o largo espaQO de t r es a n o s ; em 1875 s u r g i r a m os Anais do 
I n s t i t u t o Medico (1) , com u m n i imero linico, Igual sor te c a b e n -
do aos Anais d a Sociedade de Medic ina de P e r n a m b u c o , em 
1898. T e n t a t i v a s , a p e n a s , eis o que t emos t ido a t 6 ho je e, a p e -
sa r da boa von t ade que nos a n i m a e da conf ianga que deposi-
t a m o s e m o nosso e m p r e e n d i m e n t o , somos por e n q u a n t o u m a 

(1) O articuUsta enganou-se quanto a datas; assim 6 que os Anais de 
Medicina Pemambucana salram, pela prlmeira vez, em 1842, e os Anais do 
Instituto Medico Pemambucano foram publicados etn 1874. 
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tentat iva tambem. Por isso, para nao deixa-lo irrealizado, pa
ra nao ve-lo burlado, evitamos de esbOQar o nosso programa. 

"Somos um jornal de medicina em cujas colunas cada um 
representante da classe podera escrever sobre assuntos nao s6 
que digam respeito part icularmente aos interesses da profissao, 
como OS de doutrina ou pr^tica m6dica. Nada mais" . 

Publicando-se regularmente, cada mes, aumentando, pou-
co a pouco, o numero de p^ginas, o Jornal de Medicina foi, de 
inicio, o unico periodico medico existente em todo o Norte do 
pals. Inseria relatorios, notas cientificas, notici^rio, bibliogra-
fia, critica de livros, conferencias, discursos, estatisticas, for-
muMrios e a tas das sessoes da Sociedade de Medicina de Per-
nambuco. Como colaboradores cfetivos, figuravam Constancio 
Pontual, Arnobio Marques, Simoes Barbosa, Oscar Coutinho, 
Ascanio Peixoto, Joao Marques, Alcides Codeceira, Jos6 Inacio 
d'Avila, Lisboa Coutinho e Eust^quio de Carvalho. 

No periodo de abril a dezembro de 1906, durante uma au-
sencia do diretor efetivo, assumiu essa fungao o dr . Alcides 
Codeceira, o qual, em maio de 1910, se tornou redator-secret^-
rio. Outros colaboradores foram surgindo, tais como Augusto 
Chacon, Bandeira Filho, Frederico Curio, Gouveia de Barros, 
Joao Amorim, Joaquim Loureiro, Joao Marques, Jos6 de Bar
ros, Leopoldo de Araujo, Lins e Silva, Luiz Loureiro, Raul Aze-
do, Vicente Gomes e Vieira da Cunha. 

Ao solenizar-se, em Janeiro de 1911, a data do sexto anl-
vers&rio do Jornal de Medicina de Pernambuco, escreveu a re-
dacao: "Neste lapso de tempo, que ja nao e curto, ele tem sido 
repositorio das elocubracoes intelectuais dos nossos facultativos, 
como de alguns cirurgioes dentistas e farmaceut'cos, e quem 
percorrer as p^ginas dos seus seis volumes j ^ publicados ver^ 
de pronto a enorme messe de trabalhos de elite que elas pos-
suem, atestando a produtividade do nosso meio cientifico, onde 
florescem tantos talentos peregrines". 

Nao parou mais. Chegado o no 3 do ano XII, de 16 de mar -
go de 1916, apareceu "vestido com outras roupagens", isto 6, o 
formato reduzido para 22x15, em coluna larga de composicao. 
A redagao, que ja vinha funcionando na rua da Imperatriz n« 
21, mudava-se para o no 76 da mesma rua . Na p ig ina de rosto 
figuravam, como redatores; OtAvio de Freitas, Alcides Code-
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ceira e farmaceutico Virgilio Lima, este admitido, na qualidade 
de gerente, desde dezembro do ano anterior. Aumentou o nii-
mero de pdginas para a m6dia de 20, afora a capa e algumas de 
anuncios-

Em maio de 1917 afastavam-se o redator-gerente e o reda -
tor-secret6,rio. Este ultimo cargo so foi preenchido em Janeiro 
de 1919, pelo m6dico Ant6nio InAcio, o qual, por sua vez, o en-
tregou, em junho de 1921, a M^rio X. Carneiro da Cunha, que 
o ocupou at6 maio de 1923. A redaQao transferira se para a 
mesma rua n^ 245, 1° andar . 

A revista gozava do melhor conceito na classe m6dica per-
nambucana, publicando sempre escolhida colaborac-ao cientiti-
ca, a sallentar os trabalhos de Ars6nio Tavares, Barreto Sam-
p>aio, Edgar Altino, AntCnio Carneiro Leao, MArio Ramos, Soa-
res de Avelar, Prado Valadares, Melra Lins e Gllberto Fraga 
Rocha. 

Em homenagem aos colaboradores do ano anterior, passa -
ram a figurar, desde Janeiro de 1927, como redatores, os seguln-
tes medicos: Francisco Clementlno, Joao Marques, UUsses Per-
nambucano, Ageu Magalhaes, Fonseca Lima, Alulzlo Marques, 
Romero Marques, Mateus de Lima, Ferrelra dos Santos e Me • 
deiros Brito. 

A edlQao de junho do referido ano saiu com 100 piginas, 
comemorativas da inauguragao do ediflcio da Faculdade de 
Medicina do Recife, bastante ilustrada, Inserindo dlscursos, 
mensagens, ata da solenidade, apreciaQoes da imprensa e ar t i -
gos especiais de Ageu Magalhaes, Silvia Moncorvo, Paulino de 
Barros e MArio Melo. 

A partlr de agosto, a redagao flcou instalada na PraQa Ma-
clel Pinheiro n^ 48, 1° andar . E o trabalho gr^fico passou, em 
marge de 1928, para a oficlna d'A Pilh6ria, & rua da Aurora 
no 39. 

A turma de redatores permaneceu no cabegalho at6 que, 
em Janeiro de 1935, ficou o velho diretor ladeado, apenas, por 
um redator-secret^rio: Otavio de Freitas Junior. E a redagSo 
foi transferlda para a rua D. Bosco n^ 779, onde, finalmente, 
permaneceu. 
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Mais dois anos, e o "jornal m6dico mais antigo do Nordeste 
brasilelro" tornou-se, em Janeiro de 1937, 6rgao da Llga Per-
nambucana Contra a Tuberculose. Entretanto, foi suspenso — 
fate pela primeira vez verificado — no mSs de setembro. 

Reapareceu em Janeiro de 1938, como revista trimestral, 6r-
gS,o da Sociedade M6dica do Hospital Pedro II, obedecendo a. 
seguinte equipe: Diretor-fundador -— Ot^vio de Freitas; reda-
tor-secret^rio — Gongalo de Melo; conselho de reda^ao — Ar-
naldo Marques, Artur Moura e Romero Marques, tendo como 
colaboradores o Corpo Cllnico do Hospital Pedro II e membros 
da Sociedade M6dica. A tabela de assinaturas ficou assim or-
ganizada: ano — 30$000 para o estrangeiro e 201000 para o pais; 
numero avulso — 2$000. 

No artigo intitulado "Nova fase", dizia o professor Otavlo 
de Freitas que o Jornal "estava ficando demode"; dal p>orque 
resolvera "imprimir-lhe novos rumos, nova feigao, dar-lhe, em 
suma, uma amplitude maior, em consonancia com a crescente 
altitude da nossa classe m6dica". Noutro t6pico: "O Jornal 
passou a fazer parte de minha vida E eu nao a compreendo 
sem e l e . . . " Apesar, todavia, dos novos rumos, nada de "exclu-
slvlsmo de escolas ou de grupos". 

Entretanto, a reestruturada revista, com a m6dia de 50 p&-
ginas por edi?ao, impressa em papel couch6, na tipografia do 
Diario da Manha, nao durou mais que as edigOes de Janeiro, a-
brll e Julho do referido ano. 

Suspensa, reapareceu em 1940, para publlcar-se mensal-
mente, como dantes, sob a responsabilidade linica de Ot^vio de 
Freitas, sendo secret^rio OtAvio de Freitas Junior e gerente Mi
guel Arcanjo. Tornou-se, outra vez, 6rgao da Liga Pernambu-
cana Contra a Tuberculose e, concomitantemente, da Sociedade 
Pernambucana de Tuberculose. O primeiro numero dessa fase, 
compreendendo Janeiro, fevereiro e margo, num total de 112 
pAginas, divulgou, apenas, os trabalhos da II Confer^ncia Nor-
tista de Tuberculose, realizada no Recife. Voltou a ser confec-
cionada na Imprensa Industrial, de I . N6ri da Fonseca & Cia. 
Ltda. 

Continuando a circular regularmente, a edigao de dezem-
bro de 1942 foi dedicada ks bodas de ouro de formatura do pro
fessor Otavlo de Freitas, inserindo artigos alusivos, assinados 
por vdrios m6dicos, e um roteiro complete das atividades do 
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homenageado, enquanto o numero seguinte —• Janeiro de 1943 
•— se ocupava do relato das comemoragoes do marcante aconte-
cimento, divulgando, inclusive, os discursos pronunciados em di-
ferentes solenidades. O prego da asslnatura anual, para o es-
trangeiro, elevara-se para SOSOOO, ou sejam, CT$ 50,00, alterado 
que foi o padrao da moeda braslleira. Contlnuou a anualidade 
de C r | 20,00 para o Brasil. 

As primeiras edigoes de 1944 foram dedlcadas h publlcagao 
das ligoes proferidas, no ano anterior, no Curso de Tislologia, 
pelos professores Edgar Altino, Ageu Magalhaes, Agulnaldo 
Lins, Otavio de Freitas, S6rgio Morel, Nelson Chaves, Miguel 
Arcanjo, Ferreira Pinzon, Joaquim Cavalcanti, Joao Asfora, 
Barros Lima, Fernando Livramento, Agenor Bomfim, Romero 
Marques, Bezerra Coutinho, Francisco Montenegro e Meira Lins. 

Sem mais interrupgoes, cada ano editando doze niimeros, 
sempre a cuidar "dos interesses cientificos, prAticos e profisslo-
nais da classe m6dica pernambucana", o Jornal de Medicina, 
em agosto de 1945, restringiu-se a 6rgao da Liga P . Contra a 
Tuberculose; em outubro de 1947 admitiu, como gerente, Manuel 
Gomes de S&, mes e ano em que passou a ser impresso na seg§,o 
de Artes Gr^ficas da Escola Industrial da Encruzilhada, a rua 
Joao de Barros n" 1769. 

O ano de 1949 foi de luto, em virtude do falecimento, a 26 
de Janeiro, do Mestre Ot^vio de Freitas. Tinha circulado a pri • 
meira edigao do ano (2). A seguinte apresentou-se como n° 4, 
compreendendo os meses de fevereiro a abril, num total de 48 
p^ginas. Dedicada a memoria do ilustre diretor e fundador, di-
vulgou-lhe o retrato, na capa, e, no texto, artigos especiais, dis-
cursoso {Droferidos nas ex^quias, telegramas e transcricOes da 
imprensa didria-

(2) Segundo o editorial de abertura da edl?ao de feverelro/margo/abrll 
de 1949 do Jomal de Medicina, OtAvio de Freitas ainda revlu as provas da 
edlQao de Janeiro, "Jd no leito do Hospital, poucos dias antes de faleoer". 
E acentuou: "Todo o trabalho do Jomal ele o tomava a si, com a avldez do 
amor, como demonstrou varlas vezes ser capaz, pelas coisas a que deu vlda. 
Era ele que coletava as colaboraQoes e quando estas faltavam, sdzinho es-
crevia todos os artigos do Jomal. Traduzla artigos estrangelros, que julga-
va de interesse divulgar. Levava mensalmente a materia hs tipograflas. 
Corrigia as provas, orientava a paginagao. Subscrltava numero por nilmero, 
para a distribuiQao. Selava um por um dos exemplares e ele mesmo levava 
ao correio os pacotes de seu jornal, para lang^-lo na cidade, no Estado, no 
pais e no estrangeiro". 
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Do n° 5 — maio/junho — por diante, o Jornal de Medicina 
de Pernambuco ampliou sua cobertura cientifica, acrescentando 
ao expediente: "6rgao do Centre de Estudos da Enfermarla 
Santana do Hospital Pedro II, do Servigo do Professor Sim5es 
Barbosa, do Inst i tute Pernambucano de Historia da Medicina, 
do Sindicato dos M6dicos de Pernambuco e da Liga Pernambu-
cana Contra a Tuberculose". Redator-chefe — Otdvio de Freitas 
Junior; redatores-secret^rios — Antonio de Sousa Costa e aca-
dfemicos Helena Moura e Salustiano Gomes; tesoureira — Ele
na Frei tas . 

A part i r de 1950, todas as capas exibiram cliche do diretor 
extlnto. Todavla, nao voltou o importante maganize k perlo-
dicidade mensal. Ficou circulando bimestralmente; mas ocor-
reram duas linicas edigoes em 1952, sempre arbitrdrla a quan-
tidade de p&glnas. 

Iniciado 1953 — n" 1, de janeiro/abril — lla~se, apenas, no 
expediente, o nome do fundador, ao lado do de Ot^vio de Frei
tas Junior, na qualidade de editor-respons^vel, assessorado por 
um Conselho Consultivo e comissoes cientificas. Encarregado 
da publicidade — finio de Barros Pereira, que substituira a Adel 
Amorim. Previa, consoante o editorial de abertura, um "plane-
jamento diverso de suas atividades", esperando publicar algu-
mas monografias da Comissao de Pslquiatrla. 

Nesse ano, todavla, s6 foram divulgadas duas outras edi-
5oes, a ultima delas em novembro/dezembro, constituindo um 
"numero de laboratorio", excepcionalmente dirigido pelo profes
sor Marcionilo Lins, com 12 p^ginas, impresso, tamb6m por ex-
cegao, na oficina da Gazeta Esportiva. 

Tendo a vlda por um flo, o tradicional magazine cientiflco 
deu uma edigao exclusiva em 1954, comemorativa do cinquen-
ten^rio de sua fundagao, contendo 114 p^ginas. Segundo o edi
torial alusivo, dificuldades materials impuseram-lhe modlflca-
5oes sucessivas, inclusive reduQao de p^ginas; mas, man t inha-
se "vivo o esplrlto do mais antigo jornal medico do Nordeste 
brasileiro, cronologlcamente o terceiro do Brasil, com o seu le-
ma de cuidar "dos interesses cientiflcos, pr&ticos e profissionais 
da classe m6dica pernambucana", que inscreveu, i& no longln-
quo ano de 1905, seu fundador, o professor Ot^vio de Freitas". 
Acentuou que o famoso m6dico-escrltor o manteve "ano ap6s 
ano, ^s vezes sozinho, escrevendo todas as suas piginas , corri-
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g i n d o s u a s p rovas t ipogr^ f i cas , s u b s c r i t a n d o os e n d e r e ? o s dos 
a s s i n a n t e s e c o r r e s p o n d e n t e s , co locando c a d a n u m e r o n o Cor -
relo, com o a m o r d u m pa l que n u n c a p e r m l t i r ^ o d e s a p a r e c l -
m e n t o do f i lho . Nao o esqueceu n e m n a s s u a s u l t i m a s h o r a s de 
v lda , e m seu lei to de m o r t e " . 

Es teve f a r t a , a edigao, de t r a b a l h o s de n a t u r e z a c ien t l f i ca , 
e o soci61ogo G i lbe r to F r e i r e a s s lnou a r t i g o especia l sobre O t i -
vio de F r e i t a s . 

Nos l i l t imos a n o s , o J o r n a l de Med ic ina de P e r n a m b u c o 
c o n t a r a com a co laboragao dos med icos F r a n c i s c o M o n t e n e g r o , 
V a l d e m a r de Oliveira , Jo rge G la sne r , Cos ta C a r v a l h o , H e r o d o t o 
P i n h e i r o R a m o s , P a u l o Bortaa, Aldo Vilas Boas , O r l a n d o P a r a -
h y m , Alvaro de F igue i redo , E d u a r d o Vander l e i , Marc ion i lo de 
B a r r o s Lins , Jos6 Ot^vlo C a v a l c a n t i , Sa lgado Ca lhe i ros , M a n u e l 
C a i t a n o de B a r r o s , J u r a c i M e n d e s Beze r ra , S i m a o Foigel , C16 • 
vis Pa iva , F e r n a n d e s V i a n a , S a b i n o P i n h o , A r n a l d o M a r q u e s , 
E l eaza r M a c h a d o , L e d u a r de Assis R o c h a , L a u r e n i o Lins de L i 
m a , Gi lson M a c h a d o , Ar is t ides de P a u l a G o m e s , Ru i J o a o M a r 
ques , B e n t o M a g a l h a e s Ne to , Fredeiftco C a r v a l h e i r a , W a l t e r 
Cos ta , Jos6 Asfora e ou t ros (3) (Bib. P u b . Est. e Bib. d a F a c . 
Med. — U.F.Pe. ( 4 ) . 

A CHIBATA (1) — "Com e s t a ep ig ra fe , a p a r e c e u , aqu i , n e s -
t e a r r a b a l d e , u m i n d e c e n t e p a s q u l m " . 

S e m m a i s e s c l a r e c i m e n t o s , a n a o ser que a fo lha " c o n t i n h a 
d iversos p o r m e n o r e s f ami l i a res e m u i t a s boca l idades" , foi a s -
s im r e g i s t a d a , pelo O Vigia de Tigipio, edigao de 19 de fevere i ro 
de 1905, a existfincia d'A Chibata. 

fi prov&vel que s6 t e n h a c i r cu lado u m a vez, d a d a a a d v c r -
tfencla do n o t i c i a r i s t a ao subde legado , p a r a que " p r o c u r a s s e 
e v i t a r a p a r e c e r pe la s e g u n d a vez o d i to p a s q u i m , a b e m d a m o 
r a l p i jb l ica" . 

O VIGIA — S e m a n d r i o H u m o r i s t i c o e Noticioso — T e n d o 
como p r o p r i e t a r i e s Ze Corisco e T r e m e - T r e m e , sa iu a l u m e n o 
d i a 19 de fevere i ro de 1905, f o r m a t o de 30x21, com q u a t r o p l -
g i n a s a t r e s coUinas de composigao, s ed iado em T e g i p l 6 . 

(3) S6 voltou a publicar-se em 1957. 
(4) ColeQoes com lacunas. 
(1) Nao consta da relagao de Alfredo de Carvalho. 
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"Noticioso e humorlstico, O Vlgla ser& um porta-voz da 
verdade e se esforgarA para bem corresponder a expectativa 
piibllca" — tal era o seu programa, expresso em ligelro edito • 
rial, que terminou solicitando a ajuda dos leitores. 

O pequeno 6rgao viveu, apenas, o espago de tres edigoes, 
a ul t ima das quais da tada de 5 de margo. Bem impresso e va-
riado, al6m da principal segao de Z6 Corisco, em versos, "A gui^ 
sa de assuntos", teve a colaboragao ligeira de Tu-Tu-Chines, 
Tuouman, Beija-Flor, H. T., Pe-Kin, Maluco, Tutu Manhoso 
(Sebastiao Pinto Ribeiro), etc-, nao sem deixar de focalizar, 
em editoriais, assuntos de vital importancia (Arq. Piib. Est.). 

O CATANEBIO — Jornalzinho dedicado aos folgares de 
Momo, apareceu no dia 3 de margo de 1905, conforme noticiou, 
no dia segulnte, o Diario de Pernambuco, sendo distrlbuido por 
ocasiao do ensaio geral do Grupo Carnavalesco Catanebios do 
Amor do qual era 6rgao. 

O GALLO — Orgao da fortuna em todos os partidos e indis-
pensavel em todas as festas — I n f o l . peq. , circulou o "niime-
ro unico em margo. Jornal lot6rlco" ("Anais"). 

O PRELIO — Surgiu no dia 16 de marco de 1905, formato 
de 33x22, com quatro pdginas de tres colunas. Proprietftrio e 
gerente — Antonio Carvalho. Confeccionado na Imprensa In 
dustrial , & rua Vlsconde de I tapar ica( a tua l do Apolo) n s . 49/ 
51, instalou a redacao no mesmo local. Preco da assinatura 
t r imestral — 1$000, acrescidos de $500 qtiando para o interior 
do Estado. 

Era um "t rabalhador obscuro do progresso", nao aspirando 
— consoante o artigo de aber tura — "nem mesmo o sop6 da 
al ta montarvha ollmplca onde se assentam, em ^onselho luml-
noso de deuses, as sublimes personalidades dos literatos de to -
dos OS tempos" . 

Declarando -se trimenssirio, divulgou extensa relagao de co~ 
laboradores, dos quals poucos compareceram ks colunas d'O 
Prelio, que logo desapareceu do cen^rlo, extinguindo-se com o 
n° 2, do dia 30. 

A par de tuna "Segao charadlst ica" e ligeiro noticiArio, as 
duas edigOes divulgaram produgoes de Clovis Bevilaqua, Ant6 • 
nio Carvalho, O. S. (Orris Soares), Am61ia de Freitas Bevila-
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qua , tJrsula Garcia , d r . Pedro Calixto, Jos6 Julio, Jul io Por to 
Carre i ro , Bianor de Medeiros, Teot6nio Fre i re e Edwiges de S& 
Pere i ra (Arq. P6b. Es t . ) . 

O PANCHITO — Homenagem dos seus admi rado re s do R e 
cife — Niimero unico de 5 de abri l de 1905, fo rmato de 33x22, 
com qua t ro p^ginas , a p r ime i ra das quais com u m clichfe, e n t r e 
v lnhe tas , de Franc isco F e r n a n d e s (o Menino Cobra) , e, sob o 
t i tu lo , a sen tenga : "Fazer just iga ao m6ri to e ao t a l en to 6 u m 
a to digno do dever" . 

T r a t a v a - s e do festival de beneficio de Panch i to , a r t i s t a do 
Circo Universal ; e seus fans quiseram assim festejar o t a l en to 
do famoso contors ionis ta de 11 anos de idade . Encheu- se a po -
l iant6ia de crOnicas e no t a s de saudagao, a ss inadas por Eus6bio 
de Sousa, F . Pereira , Tiago dos Santos , Oscar Loureiro, F r a n c o 
Basllisco (este com um sone to) , J a r b a s de Barros , e t c . No 
fim, o p rog rama do festival (Arq. Pub. Es t . ) . 

O ISCARIOTES — Surgiu, "desf ra ldando o e s t a n d a r t e da 
sdt l ra" , com o n° 1, ano I (e linico) a 22 de abri l de 1905, for
m a t o de 36x25, com qua t ro pAginas, a t res boas colunas de 
composigao. Com o objetivo de fazer rir, "nao quis, segundo o 
"Artigo de Raso" , enfileirar--se com os h u m o r i s t a s da 6poca, 
que s6 sabem fazer espiri to ferindo individual idades e, ^s ma i s 
das vezes, conspurcando o san tu4r io do lar"-

Escrl to mais em verso do que em prosa, i lus t rado de ca r i -
c a t u r a s , ap resen tou ma t6 r i a de p r imei ra qual idade , a s s inada 
por I saac Cerquinho, D . R. (Domlcio Range l ) , Mdrio Didier 
(pseud6nimo de Coimbra Lobo), Bazilides Getiilio, Ruy Bids, 
Bangd, Fly (1) , Gil Bohemio, Z6 Grilo (Ernes to de Pau la S a n 
tos) ,Arar ipe Pipoca, Judas , com "O meu t e s t a m e n t o " , e t c . 
(Arqv P6b. Es t . ) . 

UNIAO OPERARIA — Orgao do Operar iado em P e r n a m b u c o 
— Sob a diregao de Cirilo Ribeiro, salu o pr imeiro n i imero no 
dia 1 de maio de 1905, formato m6dio de qua t ro colunas , com 
qua t ro p^ginas , impresso n a t ipografia do J o r n a l do Recife, d. 

(1) Esta foi a "chave" do soneto "Judas", assinado por Fly (pseudO-
nimo de Osvaldo Machado): 

"Mas, 6 vida, que sorte te govema: 
A tua hist6rla 6 uma quaresma etema, 
Porque nao tens Jesus pr& tantos Judas!" 
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rua do Imperador n^ 47, tendo a redagao instalada k rua Mar-
cllio Dias (hoje — Direita), n^ 47. 

Constava do editorial de apresentagao: "Obedecendo sem-
pre ao lema de Instru?ao e Uniao, seguirS. a Uniao Operaria 
uma orientaQao capaz de bem servir h classe em geral e especl-
almente a todas as sociedades artisticas e oper^rias, ^s quais 
recorrerd para sua manutengao material e intelectual". 

" . . . tudo envidara para dar a verdadeira e leal interpre-
tagao ks palavras que Ihe servem de titulo". 

" . . . forte e inabalAvel, cheia de f6 e esperanga, assume o 
honroso cargo de 6rgao da classe, defendendo e pregando a 
doutrina do bem no lema de Instrugao e Uniao". 

A edigao inicial divulgou artigos ligeiros, sobre temas t ra -
balhistas, de Joao Ezequlel, M. Gala, Jos6 Nonato Cisneiro, 
Martins Filho, Tiago dos Santos, Guilhermino de Melo, Jos6 
Dativo dos Santos, Michor, Marcelino dos Santos e Um Prole-
tdrio e poesias de Manuel Duarte, Agripino da Silva e Francisco 
Marottl . 

O bem feito jornal, que pretendia publicar se trissemana* 
mente, ficou suspenso depois do n° 3, datado de 4 de junho. 

Reapareceu a 4 de outubro na oficina da firma Silva & 
Ribeiro, instalada, com a redagao, na rua Estreita do Ros&rio 
n° 33, obedecendo k seguinte tabela de assinaturas: ano — 
2f000; semestre — 1$000; trimestre — $500. Constou do Expe-
diente: "A Uniao Operaria sairA regularmente, uma vez por 
m6s e, extraordinariamente, todas as vezes que for posslvel ou 
necess^rlo. A16m dos numeros do jornal, serao publicados fo-
Ihetos que os assinantes terao direito a receber". 

Mais dois numeros, encerrando o ano, circularam em no-
vembro, sendo o 6° e ultimo datado de 26, excepcionalmente 
com oito p5,ginas, em homenagem ao anivers^rio da Sociedade 
dos Artistas Mecanicos e Liberals e do Liceu de Artes e Oflcios. 

O n° 1 do ano II salu a 14 de Janeiro de 1906, continuando 
a folha "k disposigao de todas as sociedades", para qualquer 
publicagao que dissesse respeito "aos interesses operArios, as-
sim como insergao de relatorios, estatutos, projetos, e t c . " Duas 
edigOes ocorreram no mes de maio: nos dias 1, com oito pkgi-
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nas, e 13. Aumentou o formato em agosto: 51x37, a cinco co-
lunas de composigao, admitindo pouco mais de uma pAgina de 
reclamos comerciais. E findou o ano com o n" 13, de 23 de de~ 
zembro-

Tendo transportado a redacao e a oficina do chamado "Al-
bergue Tipogr^fico" para a rua das Laranjeiras (estrelta rua 
encravada no espago atualmente abrangido pela Avenlda Dan-
tas Barreto), a Uniao Operaria abriu numeracao nova — ano 
i n — a 14 de Janeiro de 1907, reduzido o formato enorme, quan-
do escreveu a redagao: 

"fi motivo de seu particular regozijo o ter sabido e podldo 
manter ileso o seu programa, vencendo para Isto grandes difi-
culdades e encarando com altivez levas de despeitados e inve-
josos, que pretenderam forgar os limites de suas conquistas". 
Inlclava novo tirocinio, "erguendo altiva a fronte ao mavloso 
som do hlno do trabalho". 

Clrilo Rlbeiro continuava cheflando a redapao, da qual 
tamb6m faziam parte Tomaz de Aquino e Pedro Alexandrlno 
da Silva. O jornal tornou-se quinzenirio, circulando em datas 
Indeterminadas. A edigao de 10 de maio fol dedicada k criagao 
dos "slndicatos profissionais e socledades cooperativas", dlvul -
gando, inclusive, o texto do respectivo decreto. Iniclou, na sub-
sequente, a divulgagao da longa conferencla que, sobre o as-
sunto, pronunelou o escritor Faelante da camara , na Federa-
gSo Operaria Crista. 

Afora OS nomes antes mencionados, a Uniao Operiiria in-
serla, desde o prlnclplo, alternadamente e de substituigao em 
substituigao, artlgos de Lulz Pereira da Costa, Santos Barros, 
Martins Pereira, Antonio Furtado de Melo(l), Albino Moreira, 
Lulz S. de Franga Pereira e outros, e, na parte liter^rla, sob o 
titulo geral "Madrep6rola", poesias de Costa R6go Junior, Bea-
trlz Rlbeiro, Mariano Lemos, Tomaz de Aquino, Frederico Oo-
decelra, Monte Sobrlnho, etc. 

O vlbrante 6rgao sociallsta chegou ao flm de sua existfincla 
uma vez posto em circulagao o no i i , ano III, de 22 de julho de 

(1) A colaboraQao de Furtado de Melo, nas prlmelras edlgoes de 1907. 
constltulu-se de azedos ataques k personalidade intelectual do famoso t l -
p6grafo Joao Ezequiel de Oliveira Luz, redator-chefe da Aurora Social e 
depois, deputado estadual. ' 



HISTORIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO I 5 3 

1907. Grande anuncio ocupou, entao, a ul t ima p^gina, ofere-
cendo ^ venda o Albergue Tipogr^fico (Arq. P(ib. Est.). 

O LINGUARUDO — Livro de Sortes — Entrou em circula-
gao, destinado a percorrer os saloes famiiliares nas noites fes-
tivas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro. "Muito bem or-
ganizado", fol redigido por h^bil humoris ta , que se ocultava 
sob o pseudonimo de Ze Falador (Jornal Pequeno, 9/5/1905). 

O MEaSIINO GIGANTE — Espirituoso livro de sortes, edigao 
d'A Pimenta, apresentou-se recheado "de anedotas, bons ditos 
e versos humoristicos", t razendo "doze assuntos para a ex t ra -
gao de sor tes" . Dispunha, segundo a noticia publicada, de 
"bons elementos para fazer as delicias das nossas festivas 
noites sanjoanescas" (Diario de Pernambuco, 31/5/1905) . 

O MACACO — Livro de Sortes — Redigido por Fortuna-
to Ventura (pseudonimo do famoso humoris ta Ernesto de Pau
la Santos) , divulgou, afora a mater ia especifica, "soberba mes-
se de humorismo cm verso e prosa, adicionando-lhes um exem
plar da "Andaluza", bela valsa, pra piano, pelo dr . Alfredo 
G a m a " . Como atragao, oferecia ao leitor felizardo da Loteria 
Federal "um corte de tecido fantasia para vestido, a escolher 
na Maison Chic" (Diario de Pernambuco, 1/6/1905). 

O DIABO SOLTO — Foi apresentado como "o rei dos livros 
de sortes" do ano, o preferido "pelas mocinhas louras e gentis 
morenas", oferecendo "tr6s vantajosos premios". Saiu com 100 
pdginas, tendo como redatores Zabulon & Dabereth. Prego do 
exemplar — l-SOOO (A Provincia, 1/6/1905). 

O MENINO SEM BRAgo — Outro livro de sortes posto 
em circulagao, organizado por "apreciado humoris ta" oculto 
sob o pseuddnlmo de Frei Gregdrio. Acrescentou a informagao: 
"Estd escrito com muita graga e traz cangonetas, contos, e t c . , 
cvistando apenas $500 (Jornal Pequeno, 8/6/1905. 

O MALMEQUER — Fasclculo de "quase cem folhas", pu-
blicou-se sob a responsabllidade de Mdrio Didier (pseudonimo 
de Manuel Coimbra Lobo) e de Aluizio de Oliveira, com capa 
"ornada de um bem acabado art nouveau de Guapy" (era o co-
nhecido i lustrador Herculano de Albuquerque). "Sortes h i la-
r iantes, cangonetas espirituosas, or^culo de flores, tel6grafo 
amat6rIo, feitigarias amorosas, m&glcas, receltas, contos, duetos 
comicos, fadinhos Portugueses" formavam o conjunto do livro, 
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um dos melhores jd aparecidos. Tinha muita verve, sem trans-
parecer malicia (Jornal Pequeno, 12/6/1905). 

A LIMALHA — Livro de Sortes de Bibelot — Destlnado ^s 
noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, entrou em clr~ 
culagao no mes de junho de 1905, obedecendo ao formato de 
17x11, com 72 piiginas de texto e capa em papel couch6, llus-
t rada a car^ter, num mau desenho. Constava do programa: 
"Sortes, cangonetas, monologos, sonetos, contos, anedotas, di-
cion&rio dos sonhos, miisica". Trabalho gr^fico da oficina d' 
A Provincia. 

Apresentou-se com excelente soneto de Bibelot (como se 
ocultava Euniciano Ribeiro), cujos tercetos vao abaixo t r ans -
critos: 

"Sonhos de heranga e de almejado afeto, 
que as almas enchem dum sabor discreto, 
— tudo este livro iluminado cita. 

Vereis, 6 mogas, a verdade inteira 
— queimando esta Limalha na foguelra 
do ideal que em vossos coragoes crepita". 

Depois da parte especifica do magazine, que eram as Sor
tes, seguiu-se a demals materia, inclulndo colaboragao po6tlca 
de Elrnesto de Paula Santos, Xavier Coelho, Jos6 Henrique, 
Edwiges de S& Pereira e Braz Patife, prosa de Joao da Camara, 
etc . (Bib. Pfib. Est.). 

O ZIZA — Poliant6ia em homenagem a Zeferino Gongalves 
Agra (Dr. Ziza), publicou-se no dia do seu anivers&rio na ta -
licio, a 26 de agosto de 1905, formato de 23x16, com qnatro pA-
ginas, a cores, figurando na prlmeira o retrato dele. 

Toda a materia se constitulu de saudagoes, em prosa ou 
verso, assinadas por M- J . de Santana Araujo, A. Noguelra, A. 
Camara, Angelo Sabia e outros. 

Na mesma data, em 1906, circulou o segundo "niimero linl-
co", sendo a prlmeira p^gina, trabalhada em vinhetas, ocupa-
da por um soneto de Simao d'Almada. Outros amigos do Dr. 
Ziza assinaram saudagoes, a saber: Caspar Reguelra, Domiclo 
Rangel, Olimpio A. de S^, Malaqulas da Rocha, Julio Agosti-
nho Bezerra, etc. 
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Novas edigoes d' O Ziza ocorreram em 1907, 1909, 1910, 1911 
e 1912, com. o mesmo significado. Todas foram impressas, em 
papel couche, na tipografia da Agencia Jornallst ica Pernam-
bucana, k rua do Imperador n s . 31/33 (Bib. Pub. Est.). 

A PATRIA — Homenagem da Mocidade do Comercio de 
Pernambuco aos Oficiais da Canhoneira "Pdtria" — Niimero 
linico, circulou no mes de agosto (1) de 1905, formato de 33x22, 
com oito pS,ginas, mais a capa, tudo em papel couche. Impres-
sao a cores, na tipografia de J . Edelbrock, s i tuada na Avenida 
Marques de Olinda n° 4. 

Encimada pelos emblemas do Brasil e Portugal, a pAglna 
de rosto apresentou, entre vinhetas , um soneto, alusivo, de Le-
andro de Oliveira. As demais, igualmente circuladas, osten-
tando a palavra Patria como fundo, em diagonal, em duas boas 
colunas de composigao, inseriram artigos ou notas de sauda-
Qao asslnadas por Osvaldo Machado, Almeida Braga, Augusto 
Figuelra, A. Carmo Almeida Sobrinho, A. Cardoso, M4rio Di-
dier (pseud6nimo de Coimbra Lobo), Carvalho Junior, Manuel 
Taborda. Raulino Ramos, Amancio Azevedo, L. de Oliveira e 
M. de Sousa Lima, e poesias de Gabriel Quintas, Ramiro dos 
Santos, Segundo Vanderlei, F r . Junior, Artur Nogueira Lima, 
Euniciano Ribeiro e A. Lopes Barros. 

Segundo "O porque d' A Patria", sua publicagao — cotiza-
da por amigos — nao era "uma manifestagao isolada e filha 
do exclusivismo", mas "um ato coletivo, ou seja, a jungao de 
duas ragas que falam a mesma lingua, que sentem o mesmo 
patriotismo e firmam por escrito o que o coragao Ihes dita, dcs-
pido de rivalidades e de jacobinismo" (Bib. P<ib. Est.). 

ORGAO DO CIRCO LUSITANO — Coliseu de Ago — Circulou 
(sem da ta) a 7 de outubro de 1905, formato de 26x18, com qua-
tro p^ginas, para distribuigao gra tu i ta . Diretor e propriet^rio 
— Henrique Lustre . Com mater ia noticiosa e algumas anedo-
tas na prim.eira p^gina, as de centro cont inham o programa 
do espetdculo circense a realizar-se a noite, ao passo que a ul
t ima inseria reclamos comerciais. A publicagao prosseguiu 
com outro titulo (2) (Arq. Pub. Est.; . 

(1) Nao em outubro, como registara, nos "Anals", Alfredo de Car
valho . 

(2) Enganara-se , o autor citado, ao mencionar dois num.eros publi-
caxlos do Orgao do Circo Lusitano. 
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ORGAO DO COLYSEU METALLICO BRASILEIRO — Co • 
meQou a circular, em substituigao ao precedente (tamb6m sem 
data) , a 10 de outubro de 1905, sem qualqusr aItera?ao, com 
uma p^gina de mat6ria redacional e tres dedicadas a anunclos 
e ao programa dos espet^culos do Circo Lusitano, que mudara 
o nome para Coliseu Met&lico. (1) 

Alguns niimeros apareceram datados, a comegar do oltavo, 
de 25 do referido mes. Circulando em dias indeterminados, che-
gou a divulgar 15 edigoes, a ultima das quals a 14 de novembro 
(Arq. Pub. Est J . 

O SPORTMAN — Propriedade e Redagao do IIip6dromo dc 
Campo Grande — Entrou em circulagao no dia 14 de outubro 
de 1905, para distribuir-se gratuitamente, formato de 26x18, 
com quatro p^ginas, contendo, as externas, duas colunas de 16 
ciceros. 

Era sua missao, consoante o artigo inicial, "p6r os sport-
man ao corrente de todo o movimento de nossa casa de corri
das", esclarecendo depois :"Pugnaremos pela fiel execugao dos 
p^reos. bem como pela sua boa organizacao; pela repressao 
dos tribofes; pelo apuro do nosso gosto no desenvolvlmento da 
raga cavalar e, mais do que tudo isso, pelo soergviimento do 
nosso prado, at6 bem pouco tempo lamentavelmente entregue 
ao abandono cruel do nosso povo". 

Publicou-se, a folha especializada, ora uma, ora duas ve-
zes por semana, ocupadas as pAginas centrals exclusivamente 
com programas das corridas, ao passo que a primeira e a ulti
ma (esta, a princlpio, admitiu anunclos diferentes) Inseriam 
coment^rios, anedotas ou notici^rio sobre assuntos de turf, in-
cluindo a crflnica, em regime de continuagao, "Original Hipi-
co", por B. Lima (que nao chegou ao fim), e a transcricao, em 
cada niimero, sob o titulo "Musa sportiva", de um soneto da 
"colegao de versos do saudoso humorista pernambucano Grego-
rio junior" (pseudSnimo de Joao Gregorlo Gongalves). 

Nao passou, todavia, a existencla d'O Sportman, do n^ 9, 
datado de 2 de dezembro (Arq. P<ib. Est.). 

ORGAO DA UNIAO SPORTIVA PERNAMBUCANA — Em-
bora declarando-se "publicagao semanal", clrculou uma tinica 
vez (sem data) , no dla 14 de outubro de 1905, v6spera da 26a. 

(1) Alfredo de Carvalho mencionara, erroneamente, os meses de no
vembro e dezembro como tendo sido o periodo de circulagao do Orgao do 
Colyseu Metalico BrasUeiro. 
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corrida do ano, no Prado Pernambucano . No cabegalho, apa-
recla o nome do gerente: Afonso de Morals Plnheiro. Publlca-
5ao gratul ta , formato de 26x18, com quatro pAglnas. Destas, 
somente a prlmelra apresentou Ugeiro notlclArio, sendo as res-
tan tes ocupadas com o programa das atragoes hipicas do dia 
segulnte . Fol substltuldo pelo O Turf (Arq. Piib. Est.) . 

O SABIA — Jornalzinho de bolso (formato de 18x12), com 
quatro pdginas de papel assetinado, circulou a 15 de outubro 
de 1905, "ano LXIX, n^ 69" (unlco), Impresso com t in ta azul, 
na "tlpografia dum P . M . " . Constituiu uma homenagem a An-
gelo Vllaga, a lcunhado "Sabid", presidente do Clube P . M. , na 
da ta do seu anlversfi,rlo natal icio. Escreveram, a respelto do 
evento, em prosa ou verso, Urubu Malandro, Coronel Balduin, 
Dr. Rolha e outros. Nao faltou, no cabeQalho, k direita, uma 
vlnheta de sablA com raminho no blco (Arq. Pub. Est.). 

O TURF — Orgao da Uniao Sportiva Pernambucana — En -
trou em circulagao (sem da ta) a 21 de outubro de 1905, obede-
cendo ao mesmo formato do substltuldo e impresso na tlpogra
fia de Silva & Ribelro, k rua Estrelta do Ros^rio n^ 33. Geren
te : Afonso de Morals Plnheiro. Distribuigao gra tu i ta . 

Com Ugeiro noticiario na prlmelra p^gina, as restantes es--
t ampavam o programa das corridas e alguns reclamos comer-
clals. S6 a part l r da quar ta edigao — 11 de novembro — resol-
veu o paglnador colocar as da tas . Imprimlu-se, a segulr — dia 
14 — uma edigao extraordlnAria, a cores e em formato malor, 
solenlzando o prlmeiro aniversarlo da reaber tura do Prado Per
nambucano . 

A publlcaQao continuou semanalmente , verificando se ou-
t ra edlQao extraordin6,rla a 8 de dezembro, para notlclar o pro^ 
grama de grande corrida em beneficlo da eregao da estdtua de 
Mart ins Junior, sobre cuja personalidade a prlmelra p^gina 
transcreveu artigos de Artur Muniz e Cleodon de Aquino. 

Sem mais alteragoes, O Turf circulou pela ultima vez no 
dia 27 de Janeiro de 1906, perfazendo o total de 15 edigSes (Arq. 
Pub. Est.). 

A CRUZ VERMELHA — 6rgao do Estabelecimento do Mes
mo Nome e Dedicado ks Distintfssimas Familias Pernambuca-
nas — Circulou o n° 1 (e unlco), em outubro de 1905; pequeno 
formato e quatro p^glnas de tr§s colunas, papel couch6 e t ln ta 
enca rnada . 
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Desde a apresentagao, toda a mater ia , em prosa e verso, 
salvo r a r a curiosidade de poucas linlias, consti tula p ropaganda 
da "casa de modas e confecgoes" s i tuada ^ rua Nova no 26, en--
t remeada de vinhetas i lustrat lvas . A quar ta p^gina, e n t r e t a n -
to, admit iu anuncios de outros estabelecimentos. Impressao da 
oficina da Agenda Jornallst ica Pernambucana , a rua do Im-
perador n s . 31/33 (Arq. Ptib. Est.). 

O MARTELLO — 6rgao Neutro — N^ 1 (e unico) , saiu a 
lume no dia 23 de novembro de 1905, formato de 27x17, com 
quat ro p^ginas a duas colunas de 16 ciceros. Trabalho grafico 
da oficina do Jornal do Recife. Pertencia "a uma Assoclagao". 
Distribuigao gra tui ta e "publicagao — ks vezes". 

Toda a primeira p^gina foi ocupada pelo ar t igo de fundo, 
sob o ti tulo "Cavaco", segundo o qual a missao d'O Martello 
era "fazer a apologia do t rabalho, exal tando o labor daqueles 
que se utilizam desse util ins t rumento , entre os quais se des-
taca, indiscutivelmente, o agente de leiloes". Enalteceu, at6 o 
fim, o t rabalho e o martelo do leiloeiro. 

As pdginas res tantes anunc ia ram leiloes do agente Mar
tins, sendo este louvado num soneto. Algumas anedotas , "Para 
divertir", completaram a edigao (Arq. Pub. Est .) . 

A NOIVA — Orgao de Propriedade da Loja da Noiva, de 
Ot^vio Bandeira — Surgiu em novembro de 1905, com t i ragem 
declarada de 20 000 exemplares, para distribuicao g ra tu i t a . 
Formato de 30x21 e quatro p^ginas . 

Constou toda a sua mater ia de l i tera tura de propaganda 
do estabelecimento, a comegar pelo artigo de apresentagao, va-
r iando, apenas, com o soneto t ranscr i to "A Noiva", de Luiz 
Guimaraes . 

Nas mesmas condiQoes publicou-se, em dezembro, o segun
do niimero, que foi o ul t imo. Variou com algumas quadras de 
A. Nogueira (Arq. Pub. Est .) . 

MARTINS JUNIOR — Homenagem postuma no dia em que 
se comemora o seu anivers4rio natalicio — Circulou no dia 24 
de novembro de 1905 (1), formato de 33x22, sendo impresso na 

(1) Registada, nos "Anais", como tendo aparecido em 1906. 
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tlpografla de J . B . Edelbrock, k avenlda Marques de Olinda 
no 4. 

Com quatro p^ginas, a prlmeira, em expressiva moldura 
de vlnhetas, apresentou o soneto, de E. de Carvalho, 'A me-
m6ria de Martins Junior", enclmado pelo respective cliche. As 
do centro Inseriram a blografla do extlnto, asslnada por Agri-
cola C. Branco, lendo-se na ult ima um soneto de Xavier Coe-
iho e dlversas anotaQoes de Martins Junior, sob o titulo "v\-
timos estudos", por ele deixadas em v^rias tlras de papel, des-
t lnadas a provAvel t rabalho sobre Finangas (Arq. Piib. Est.). 

O THEATRO — 6rgao de propaganda teatra l — Salu a lu-
me no dia 29 de novembro de 1905, formato de 26x18, com qua
tro paglnas, sendo as duas externas de duas colunas largas. 

Propriedade da Companhia Excentrica de Varledades di-
rigida pelo Real Ilusionista Comendador Carlsi, apareceu o jor-
nalzlnho, segundo a nota de abertura, assinada por Nem Ela 
Nem Eu, " t ra jando galas, cati ta e faceiro", com o objetlvo de 
anunciar os espet^culos do mencionado conjunto no Teatro 
Santa Isabel. Distribuigao gra tu l ta . 

As p^ginas centrals fazlam reclamo comercial da empresa, 
estampando, em tlpos fortes, o programa de cada espetaculo. 
A prlmeira, de cada edigao a seguir, Inserla l i teratura alusiva, 
enquanto a quarta, ora acompanhava a precedente, ora apre-
sentava grande anuncio ex t ra - tea t ra l . Publicaram-se, apenas, 
quatro edlQoes, a ultima datada de 9 de dezembro (Arq. Pub. 
Est.). 

A CASA IDEAL — 6rgao do Estabelecimento do Mesmo 
Nome e Dedicado ^s Distintissimas Familias Pernambucanas — 
Impresso no tlpografla da Agenda Jornallstica Pernambucana, 
formato de tres colunas, com quatro p§.glnas, publicaram-se o 
no 1 e o n*' 2 (unicos) em. novembro e dezembro de 1905. Papel 
couch6 e t lnta de cor. S6 l i teratura de propaganda, entremea-
da de raras notas curiosas e algumas figuras decoratlvas. A 
quar ta p^gina incluia anuncios de outras casas comerclals. 

O jornalzinho apresentou-se em tudo identlco a A Cruz 
Vermelha, acontecendo, simplesmente, que o estabelecimento 
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era o mesmo, mas com propriet^rio e denominagao diferentes 
(Arq. Pub. Est.). 

O CALANGRO — Crgao de Propaganda dos Cigarros Ca-
langros — todo impresso em verde, utilizando papel couche — 
trabalho gr^fico da Agencia Jornalistica Pernambucana, de J . 
Agostinho Bezerra, k rua do Im.perador n s . 31/33 —• circvilou 
em dezembro de 1905, como "mimo de festas" do propriet^rio da 
Fdibrica Mercieiros aos consumidores daquele produto. 

" . . . j o r n a l recreativo de assuntos alegres, ligeiros e ino-
centes", segundo a nota asslnada A Reda?ao, apresentou-se em 
formato de 31x21, com quatro p^ginas de tres colunas, algumas 
llustragoes jocosas e, no cabegalho, o desenho de enorme calan-
gro, encimado pelo titulo. 

A materia, entremeada de "foguetes" de propaganda, in--
cluiu a poesia "Natal", de Fortunato Ventura (pseudonimo de 
Ernesto de Paula Santos) . A ultima p^gina so teve anunclos. 

Ficou no no 1 (Arq. Pub. Est.). 

1906 

ALBUM CHIC (1) — Edigao de luxo da Maison Chic, tendo 
por titulo "Escrlnio de joias in6ditas dos principals escritores 
pernambucanos", foi confeccionada pelo atelier gr^fico do es-
tabelecimento e divulgada em Janeiro de 1906. 

Em agrad§,vel formato de 2Sxl6, apresentou capa e texto 
(38 p^ginas) em papel couch6, toda em policromia, exibindo va-
riados motivos de arte grdfica, cujos trabalhos estiveram a car
go do diretor da respectiva oficina, Felix dos Santos, a par de 
vasta ilustragao. 

Iniciando o texto da curlosa revista, dirigiu-se "^s fregue-
sas da Maison Chic", a firma proprietdria Vilela & Conde: "Pe-
dlmos aos nossos mais ilustres escritores que nos dessem, em 
prosa ou verso, as suas opinioes sobre roupagens e adornos feml-
ninos. Todos ou quase todos nos responderam e, de trechos cin-
tilantes, n6s formamos o Album Chic, o primor dos prlmores. 
Virem a pAgina deste ex6rdio e nos agradegam a lembranga". 

Entre pAginas ou meias p^ginas de anuncios coloridos do 
armarinho, viam-se produgoes de Artur Muniz, Carlos Porto 

(1) Nao reglstada por Alfredo de Carvalho. 
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Carreiro, Teotdnlo Freire, Artur Bahla, Dulce Amaral, Julio P i -
res, Am611a Bevllaqua, Almeida Cunha, Mendes Martins, Tom6 
Gibson, Ana Palha, Domlclo Rangel, Manoel Caltano, Anibal 
Freire, Barbosa Vlana, J . B . Regueira Costa, Alcantara Carrel-
ra, Alcedo Marrocos, O. C. Melo, Mateus de Albuquerque, Dlo-
nislo Mala, J . E. C. Munlz e Baltazar Perelra (Bib. P<ib. Est, 
e cole?. Franc. Rodrigues). 

O 16 DE JANEIRO — XXXI Anlvers^rlo — Niimero \inico, 
clrculou na da ta natallcla de Julio Agostlnho Bezerra, proprle-
t^rlo da Agenda Jornallstlca Pernambucana, cuja tlpografia, 
s l tuada na rua do Imperador n s . 31/33, o imprimlu. Com qua-
t ro p^ginas, formato de 24x17, via -se, na primelra, emoldurado 
de vinhetas, o cllch§ do homenageado, com legenda em versos 
decassilabos. 

As p^glnas restantes — papel couch6 e t ln ta bordeaux — 
em seguida ^s palavras de apresentagao — "porta-voz de sen-
t lmentos puros e de convlcgoes slnceras" — inserlram sauda-
Q5es, em prosa e verso, asslnadas por Jos6 Lulz de Melo, Doml
clo Rangel, Manuel Buarque, Mdrio Didier (i>seud6nlmo de Co-
Imbra Lobo) e outros. Acompanhou a edigao um Anexo, con-
tendo OS versos "Sem p6 nem cabega", numa homenagem de 
Lira Quengo (Arq. P<ib. Est.). 

DOIS DE FEVEREIRO — Niimero unlco, foi dado k publi-
cldade na da ta do titulo, em 1906, formato de 24x17, com qua-
tro pAglnas, impresso em papel couchi6. Trabalho grdflco da 
Agenda Jornallstlca Pernambucana, de J- Agostlnho Bezerra. 

Comemorativo dos festejos em honra de N. S. da Saude, 
do Pogo da Panela, teve o objetivo predpuo de homenagear o 
respectlvo julz-tesourelro, Afonso Ferrelra Baltar, cujo cllch6 
figurou na primelra p^glna, circulada de vinhetas, com legen
da encomlAstica. O espago restante, ilustrado com fotogravura 
da ermlda, Inseriu, como mater ia linlca, importante trabalho as -
sinado por F . A. P . C. (Francisco Augusto Perelra da Costa), 
Intitulado "Notlcia hlst6rlco-topogrdflea da povoagSo do P050 
da Panela" (Arq. POib. Est.). 

ALT AIR — Comegou com o n*> 1, ano II (1), de 21 de feve-
relro de 1906, formato de 16x11, com quatro p^ginas de duas 

(1) Segundo Alfredo de Carvalho, Altair Inlciara sua exlstfincla no 
Rio de Janei ro . 

file:///inico
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co lunas e s t r e i t a s , sendo impresso n a t i pogra f i a d a Ag. J o r n a -
l ls t ica P e r n a m b u c a n a . D i r e to r a s — Flor iza Bev i l aqua e Dor is 
T e r e s a Bev i l aqua . 

"Por a l g u m t e m p o , o modes to Altair viveu n a doce o b s c u r i -
d a d e do l a r . . . " — dizia a concisa n o t a de a p r e s e n t a g a o , a c r e s -
c e n t a n d o : "Hoje. po rem, que e s t ao e m fes ta os coragoes a que 
ele m a i s d i r e t a m e n t e f a l a . . . " 

Foi o t r a n s c u r s o do an ive r s^ r io na t a l i c io da p r i m e i r a d a s 
d l r e t o r a s o que mot ivou a publ icacao do pequeno orgao , n o qua l 
e sc reve ram, s a u d a n d o - a , seus pa i s : Amel ia de F r e i t a s e C16vis 
Bevi laqua , e ou t ros i n t e l e c t u a i s . 

No d ia 5 de m a i o c i rculou o n^ 2 (e u l t i m o ) , ac re sc ido de 
mini isculo s u p l e m e n t o . In se r iu l i t e r a t u r a , em poucas l i n h a s , 
d a s fami l ias F r e i t a s e Bevi laqua , a l em de versos o r ig ina l s de 
F a r i a Neves Sobr inho , Pau lo de A r r u d a ( p o s t u m o ) , F r a n c i s c a 
Iz idora , Ursula Ga rc i a e Ana Noguei ra B a t i s t a (Arq. Pub. Est J . 

A CANECA — 6rgao do Clube Carnavalesco Misto Cane-
quinhas — Niimero unico , c i rculou n o dia 26 de fevere i ro de 
1906 (Not . do Diario de Pernambuco) . 

O CARA DURA — 6rgao do Clube Carnavalesco Cara Dura 
— Circulou no dia 26 de fevereiro de 1906, f o r m a t o de 38x25, 
com q u a t r o p ^ g i n a s de t r e s co lunas , impresso n a t ipogra f i a de 
J- Agos t inho Bezer ra , a r u a do I m p e r a d o r n s . 18/20. R e d a t o • 
to r chefe — Joao Minhoca. 

Ut i l i za ram boa verve, n a nrosa ou no verso, os co l abo rado -
res Dr. Leocando, Folgazao, D. M., Heleno, J. Confetti , Duda 
Moleque e o u t r o s . 

Passados t r e s anos , publ icou-se o no 2. a n o I I , d a t a d o de 
22 de fevereiro de 1909, a c o n s e l h a n d o : "Vamos , le i tor amigo , a 
g a r g a l h a r com o Cara Dura, a troQar, a d a n ^ a r , a e fus ia r com 
e l e " . Raros fo ram os co laboradores novos . I m p r i m i u - s e n o u t r a 
t ipogra f ia e n a o voltou j a m a i s a sa l r (Bib. Pub. Est . ) . 

O EMPALHADOR — Orgao do Clube Carnavalesco Misto 
Empalhadores do Feitosa — Apareceu , feito n u m e r o un ico , a 
26 de fevereiro de 1906, impresso n a t ipogra f ia d a Uniao Ope-
raria (Cf. "Anais"). 
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Outra edigao, da qual foi possivel manusear comprovante, 
publicou-se no Carnaval de 1907, a 10 de fevereiro, com a indi-
cagao: n° 2, ano III (?) . Formato de 30x20, t inha quatro p^gi-
nas a tres colunas de composigao. Inseriu poesias de Anibal de 
Almeida, Artur Leal de Barros, J. Pelotas e Otelcana; mote-
-glosas; croniquetas e notas chistosas. Era presidente do Clu-
be: Luiz de Franga do Monte (Bib. Pub. Est.). 

Quatro anos depois, reapareceu O Empalhador, em edigao 
de 26 de fevereiro de 1911, registada pelo Jornal Pequeno de 1 
de margo. 

Decorreram mais seis anos e a turma dos Empalhadores do 
Feitosa fez publicar sua folha no Carnaval de 1917, a 18 de fe
vereiro . 

A CAIXEIRA — 6rgao do Clube Carnavalesco das Caixeiras 
—• O n^ 1, ano I, saiu a lum.e no dia 26 de fevereiro de 1906 
(Not. do Diario de Pernambuco). 

Existe comprovante do n<̂  I, ano III, de 10 de fevereiro de 
1908, apresentado em formato de 26x18, com quatro p6,ginas, 
impresso a cores. Figurava, como presidente do Clube. o nome 
de Antdnio Valentim da Silva. Sua materia constou de edito
rial alusivo ao carnaval, assinado por Paranhos; a letra da mar-
cha "As caixeiras da Madama" e a ligeirissima segao "£ com 
isto que as caixeiras se danam"- Encheram-se de anuncios qua-
se tres pAginas (Arq. Pub. Est.). 

O TALHER — Orgao de qiiem quer passar bem economica-
mente — Impresso na oficina gr^fica da Maison Chic, entrou 
em circulagao a 26 de fevereiro de 1906, como numero linico 
(Not. do Diario de Pernambuco). 

O PRATO — Orgao Carnavalesco do Restaurante Marqu§s 
do Pombal — Outra edigao ocasional, publicou-se a 26 de fe
vereiro de 1906, infol. peq. (Cf. "Anais"). 

A CXDLHER — Jornal pequenino, de quatro p^ginas, for
mato de 12x9, coluna unica, foi dado a luz no dia 23 de margo 
de 1906, impresso na oficina do Jornal do Recife. Diretor — 
Fr. K. Cete (pseudonimo de Antonio Chagas Ribeiro) (1). 

(1) " . . . un lco e rarissimo exemplar, onde realize! minha prlmelra ten-
tativa de tip6grafo e de Jornalista" — Chagas Ribeiro, em artigo no Diario 
de Pernambuco de 11 de Julho de 1954. 



164 LUIZ DO NASCIMENTO 

Exibiu, na p^gina de frente, uma caricatura de cabega, 
sendo a seguinte a legenda. "Com a lingua de fora, cumprlmen-
to a meus amlgos e colegas". Notas ligelras, de car^ter humo-
rlstlco, completaram a edlgaozlnha. Flcou na estr61a (Arq. 
P<ib. Est.). 

NOVA REVI3TA — Circulou em margo de 1906, formato 
de 29x21, com doze pAglnas, Inclusive as da capa, estas em pa-
pel azul e todas em couche, excelente trabalho grafico d'A Pro-
vincla, cuja oficina se achava Instalada na rua do Imperador 
T)P 77. Diretor — Mendes Martins; secretdrlo — Silveira Car-
valho (encarregado de receber a correspondencia, na rua do 
Imperador n° 49); gerente — Afonso Saldanha. Preco do exem
plar — 100 r6is. 

Consoante o artigo de apresentagao, o surglmento da re-
vista significava um "estlmulo aos que estudam" e um "pro-
testo contra essa religiao liter^rla que se propaga em todo o 
Brasil e de que se constltuiram pontlfices uns tantos adeptos 
do elogio miituo, pros61itos do exclusivismo, a se dizerem arau-
tos de ideals que eles pr6prlos nao possuem e, nem mesmo, por 
vezes, compreendem. A Nova Revista promete defender em 
qualquer tcrreno os principios tolerantes em que se basela seu 
programa, repudiando a toda manifestagao do Individuallsmo 
llterario". 

6rgao do Grfimio Baltazar Pereira, (cliche na pAgina de 
rosto), cujos estatutos constaram de uma das pAginas, acen-
tuou o editorialista: "O nosso simbolo 6 o mais perfeito e bem 
acabado tipo do intelectual"; "o maior dos nossos homens de 
imprensa; a sua fecundidade de talento fez com que a opiniao 
pilblica o sagrasse o prlmelro dos nossos jornalistas". 

Mais adiante, lia-se: "A Nova Revista salra sempre que 
possa. Nao tem assinantes e nem compromlssos decorrentes de 
contratos materials com quem quer que seja"-

O n° 2, divulgado em junho, estampou, na pftgina de rosto, 
fotogravura do escritor Artur Munlz, segulndo-se-lhe o pane • 
girico na seguinte. 

Magazine exclusivamente literarlo, Inserlu produg5es, em 
prosa e verso, dos redatores e de Samuel Lins, Lidia Du'arte, 
Virginia de Figueiredo, Oscar Brandao, Josefina de Araujo, 
Adelmar Tavares, Laiete Lemos, FlAvio (pseuddnimo de JoSo 
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Lemos), Joao Fioravante, Manuel Duarte, Adolfo Simoes, Pe
dro Calado, Alfredo de Carvalho, Carlos Estevao e Uriel de Ho-
landa. Este ultimo faleceu em maio e foi alvo de carinhosas 
expressoes de saudade da revista, que ainda o homenageou com 
a publica?ao da primeira parte da longa poesia "Flor de Lo
tus", considerada "uma das mais felizes concep^oes" do extin-
to, prometendo conclul-la na edigao seguinte, que jamais cir-
culou (Arq. Pub. Est.). 

O LIVRO — Peri6dico Literdrio — Surgiu a 24 de abril de 
1906, tendo a redagao instalada k rua Princesa Isabel n^ 11, 
dela fazendo parte Arllndo Dias, Joao de Freitas Henriques, 
Otaclllo Feijo e Ant6nio Celso mencionados como diretores. 
Apresentou-se em formato de 24x18, com quatro p^ginas, tm-
presso em bom papel. 

O editorial de Introdugao pedla benevolfencla aos leitores, 
frlsando: "O corpo redacional compoe-se de quatro criancas 
que mal sabem escrever alnda, mas que almejam se llustrar 
para alguma colsa fazer em prol da PAtrla". Como penhor de 
estlma, era dedicada a primeira edigao ao professor Candido 
Duarte, diretor do Instituto Pernambucano. 

O jornalzinho Inseriu, a par de ligelro notici&rio e varle-
dades, literatura incipiente dos redatores e colaboradores, tudo 
em pequena doses. 

Seguiu-se a publicacao mensalmente, ilustrada a primeira 
p^gina de cada edigao com fotogravura de homens de projegao 
nas letras. A partir do n"̂  3, quando entrou Abelardo Fernandes 
para o corpo redacional, constava do cabegalho: ' 6rgao do 
Gremio Liter6,rio Joaquim Nabuco", cujo cliche ocupou o fron-
tisplcio da seguinte edigao. E, no n^ 5, aumentou o formato 
para 30x20, homenageado, entao, com cliche e artigo encomi-
Astico, o professor candido Duarte. O n"̂  7, de 16 de outubro, 
foi o tUtlmo dado a publico (1). 

Afora OS membros do corpo redacional, O L.ivro teve a co-
laboragao, em prosa e verso, de Adelmar Tavares, que era o 
mesmo da s6rie "Carta aberta", com a assinatura de Auelmi-
lio Seravat; Manuel Duarte, tamb6m com o pseudonimo de 

(1) Alfredo de Carvalho menclonara o nP 6, de 11 de agosto, como 
tendo sido o liltlmo publlcado. 
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Silvio M u r a t ; Odi lon de Sousa Leao, I r i n e u M a l a g u e t a de P o n 
tes , Jo rge Pessoa F i lho , P a r e n t e V iana , S a n t i n a P o t i g u a r 6 , M o -
r e l r a Cardoso , e t c . Os n s . 1 a 4 fo r am i m p r e s s e s n a t i p o g r a f l a 
d a A g e n d a J o r n a l i s t l c a P e r n a m b u c a n a , a r u a do I m p e r a d o r n s . 
31 /33 ; e o u l t i m o n a oficina d a L iv ra r l a B o u l i t r e a u , n a m e n -
c l o n a d a r u a , n^ 46 (Arq. Piib. Es t . ) . 

O PHILATELISTA BRAZILEIRO (1) — J o r n a l m e n s a l d e -
d icado aos co laboradores e n e g o c i a n t e s de selos e c a r t o e s p o s 
t a l s — O no 1 c l rculou a 15 de m a i o de 1906, f o r m a t o de 31x20, 
com q u a t r o p a g i n a s a t r e s co lunas de composlQao e t i r a g e m d e -
c l a r a d a de 2.000 (depois , 3.000) e x e m p l a r e s . D i r e t o r e s : Luiz 
Augus to Alves d a Silva e A n t o n i o Benev ides B a r b o s a V i a n a . 
C u s t a v a 3!?000 a a s s i n a t u r a a n u a l , "com d i re i to k i n sc r igao do 
n o m e e enderego n a l is ta dos co laboradores de selos ou c a r t o e s 
pos ta l s por t r e s vezes"- Segu ia - se , no E x p e d i e n t e , u m a t a b e l a 
de a n u n c i o s , &, base de 20$000 por pS,gina, t u d o m e d i a n t e p a g a -
m e n t o a d i a n t a d o . 

Com a publicaQao do periodico, c o n c r e t i z a v a - s e , s e g u n d o 
o a r t i g o - p r o g r a m a , umia a sp i r agao j u s t a , qua l a de desenvo lve r 
o gosto pelos a s s u n t o s de que cog i t ava o cabega lho , a c r e s c e n -
t a n d o a r e d a c a o : "Alem d a f i latel ia , p r o p r i a m e n t e d i t a , t a m -
b6m t r a t a r e m o s de ca r toes pos ta ls , i nd i i s t r i a que t e m t ido u m 
desenvo lv lmen to e x t r a o r d i n ^ r i o , e que, e n t r e todos os povos 
cul tos , ocupa u m luga r b a s t a n t e s a l l e n t e " . Dizia a d i a n t e : " S e -
Qoes p u r a m e n t e r e c r e a t i v a s se rao i n t e r c a l a d a s " , c o n c l u l n d o : 
"A mod6s t i a do nosso p r o g r a m a deve serv i r de g a r a n t l a as b o a s 
i n t engoes que nos a n i m a m " . 

Logo no no 4, a b r i u a p r i m e i r a p ^ g i n a a d e c l a r a g a o de que 
a d i regao e p r o p r i e d a d e da folha e r a t r a n s f e r i d a a Jos6 S o t e r o 
d a Silva F a r i a e Osca r R a m o s , loca l izada a r e d a g a o n a r u a D u -
que de Caxias n° 84, 1° a n d a r . 

N a d a o b s t a n t e a m a t e r i a espec ia l izada de que e r a p o r t a -
voz, inclus ive a segao "Biograf ia de func ion^r ios pos t a l s " , o p e 
r iodico inse r i a sone tos ( u m e m c a d a edlgao) de T o m a z Vi la -
-Nova, Sever lno Lei te e F . T o n d e l a J u n i o r e o "Rec re io c h a r a -
d ls t ico" , c o n t a n d o m a i s de u m a p d g i n a de a n u n c i o s . 

(1) Nos "Anais" est6, registado, por engano, O Philatelista Pernam-
bucano. 
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Nao passou do n° 6, datado de outubro/novembro (Arq. Pub. 
Est.). 

A PANTHER — Livro de Sortes — Entrou em circulaQao 
sob a responsabilldade da firma de humoristas Raul Pimpolho, 
Black & Cia., sendo o primeiro deles Armando Oliveira e o se-
gundo Severino Alves Barbosa. Trabalho material da tipogra-
fia da Agenda Jornalistica Pernambucana, de Julio Agostinho 
Bezerra. Prego do exemplar — 1§000. "Em seu artigo de apre-
sentaQao, diziam aqueles senhores que A Panther e uma canho-
neira que nao 6 alema nem filha de alemao e que traz em seu 
bordo monumenta l munieao de assuntos, contos, anedotas, so-
netos, poesias dramaticas, canQonetas da 6poca, duetos, terce-
tos, monologos, pensamentos e mais pilh6rias de extraordin^--
rio chiste". Oferecia premio de 508000, mediante sorteio da 
Loteria Federal (Jornal Pequeno, 21/5/1906). 

O BEIJO — Outro livro de sortes para as noites festivas 
de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, sob o titulo acima, foi 
posto a venda, redigido pelo "festejado escritor sanjoanesco 
Mario Didier", pseudonimo sob o qual se escondia Manuel Co-
imbra Lobo, portugues radicado no Recife. Foi impresso no 
Atelier Miranda, sendo a capa litografada na oficina da Agen
d a Jornalistica Pernambucana . Contendo cerca de 100 pagi-
nas e vendido o exemplar a 1$000, apresentava "uma infinidade 
de coisas; poesias em vasta escala, de autores nacionais e es-
trangeiros, anedotas, escritos diversos, e tc . , e t c . " (Jornal Pe
queno, 22/5/1906). 

O PINTAINHO — Livro de Sortes — Publicado sob a orien -
taQao dos humoristas Gil Teimoso e Frei Chaleira, pretendia 
encontrar-se nos saloes familiares no decorrer das festas ju-
n inas . Sua mater ia constituia-se de "contos, anedotas, chara-
das, poesias, canQonetas", prometendo ser um dos mielhores do 
ano (Jornal Pequeno, 28/5/1906). 

O CATIMBO — "Vade-mecum." sanjuanesco — Livro de 
Sortes para os festivas noites de junho (1906) — Apresentou-se 
no formato de 17x11, contendo 16 p^ginas. Programa: "sorti-
16gio colhido em dez sess5es de catimbo, com cachimbos de to-
dos OS tamanhos e comprado por um alto preco a vim sindicato 
de Angola", acrescentando: "As sortes sao boas e garant idas . 
Traz assuntos nao explorados a inda" . Diregao de Clisterino Pi-
menta, sendo o t rabalho grdfico da Imprensa Industr ial . Prego 
do exemplar — 300 r6is. 
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Edl?ao modesta, al6m das sortes e de "Duas palavrlnhas", 
s6 inserlu "Coisas de Catimb6" e duas poesias de Leodegarlo 
Varejao. (Bib. Pub. Est.). 

O ANDARILHO — Livro de Sortes — Mais um aparecido 
para as festivas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro. 
Reglstou-lhe o aparecimento o Jornal Pequeno de 29/5/1906, 
acentuando: "O trabalho intelectual, da lavra do incansavel 
escritor humorista Fortunato Ventura (jornalista Ernesto de 
Paula Santos), nada deixa a desejar". Impresso na tipografla 
da Aggncia Jornalistica Pernambucana, cada exemplar fazia-
se acompanhar de boa serie de disparates r imados. 

O FURDUNCEIRO — Livro de Sortes para as noites quentes 
de junho de 1906 — Saiu com 96 p^ginas, afora a capa, obede-
decendo ao formato de 17x11, sob a diregao de Z6 Sabe Tudo. 
Oferecia "aos leitores: uma arroba de sortes apimentadas, no
vas em folha; meia arroba de sonetos bons, cinco quilos de ane -
dotas e humorlsmo; dois quilos de cangonetas e mondlogos; um 
quilo de contos; meio quilo de profecias e uma libra bem pesada 
de feitlQarIa". Confecgao material da Imprensa Industrial , sl-
tuada a rua do Apolo ns . 49/51. 

Abriu o texto o soneto "Furdunijando", vendo-se noutra 
p^gina uma caricatura de Z6 Sabe Tudo. VArias paglnas foram 
dedlcadas ts Sortes, termlnando com a demais materia mencio-
nada, ora transcrigoes, ora (prosa e verso) com a constante a s -
sinatura do diretor (Bib. Ptib. Est.). 

PALLIUM — PubIica?ao Mensal da Sociedade Literdria e 
Hist6rica Bernardo Vieira de Melo — Saiu a lume em junho de 
1906, formiato de 31x21, com dezesseis p&ginas de duas colunas 
largas e impressa em papel superior, na oficina do Jornal Pe
queno, k rua do Imperador n° 43. Capa em papel de cor, asse-
tinado, envolvido o titulo numa vinheta de Til (Osvaldo Almei
da) , tendo ao centro o sum^rio e, em baixo, o expediente. As-
slnava-se a 6$000 anuais e 3|00 semestrais, custando o niime-
ro avulso $500. Redagao a rua de Horta n^ 14, lo anda r . Reda-
tor-chefe — Jos6 Campelo; secret^rios — Domingos Vieira, 
Leonino Correia e Franklin Seve; redator-gerente — Oscar 
Loureiro-

Asslm comegou o artigo de apresentagao, asslnado pelo r e -
dator-chefe: "fi luz, e muita luz, o que asplramos para ascen-
dermos a esfera outra que nao essa onde vivem os casos bur-
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gueses da nossa terra querida. fi este querer a causa do apare-
cimento da nossa revista". E mals adiante: "No atascal em que 
se afundam as energias todas das letras em Pernambuco, vez em 
vez surge alguma fl6r perdida, esplendida de seiva, tentando, 
com esforgo herculeo, subir, galgar aclma da lama, para a Vi-
da de um sentir mals Intenso, de emogoes mals a l t a s . . . fi asslm 
o Pallium". "E, sob ele, havemos de combater, defendendo o que 
pensamos, o que sentimos". 

Revista excluslvamente literArla, dela se publicaram, ape-
nas, quatro edigoes, flgurando nas suas colunas, al6m da cons-
tante produgao dos redatores, originals, em prosa e verso, de 
nomes categorlzados nas letras pernambucanas, tais como: Ar-
tur Munlz, Teotonio Freire, George Campos, Joao Batista Re-
guelra Costa, Silva Lobato, F . Solano, Renato Faelante, Val-
frido Almeida, Paulo Eleut6rio, Miguel Magalhaes, Araiijo Fi~ 
Iho, Joao Fioravante, Gilberto Amado, Domingos Magarinos, 
Guedes de Miranda, Jos6 de Barros Lima, Alberto Solano, Bar-
reto Cardoso, Edwiges de S^ Pereira, Adalberto Marroqulm e ou
tros. Na ultima edigao, aparecia Teotonio Freire Filho, estu-
dante de preparatorios, com sua primeira produgao na impren-
sa — o conto "Contrastes". 

A edigao final — n° 4 — circulou no mfes de setembro, so-
mando, ao todo, em numera^ao seguida, 64 pAginas (Bib. FAh. 
Est. e Arq. Pub. Est.). 

O THEATRO — Lftero-Artistic© e Noticioso — Deu d. luz 
o primeiro numero no dia 2 de junho de 1906, formato de 27x20, 
com oito pjiginas em papel couch6, de duas colunas largas, sen-
do Impresso na AgSncia Jornallstica, a rua do Imperador n" 
33. Dizia-se "Jornal de Til & Venu" (pseudSnimos de Osvaldo 
de Almeida e Benevenuto Teles), tendo como redatores Bombo-
lina e Contra Regra. Destlnava-se a salr blssemanalm.ente, du
rante a temporada da Companhla Tomba, de 6peras e operetas. 
O titulo envolvla-se num clichfe simb611co. 

Na Integra, o seu editorial de apresentagao: "Sem os alar-
mantes e alvlgarelros toques dos clangores da fama, modesto 
mas sincero, surge, hoje, O Theatro no flrmamento da impren-
sa Indigena. Apesar de nao tragar um campo de agao, o que 
serla limltar as suas pretensoes, em todo caso se propoe a trazer 
OS habitues do legendArio Santa Isabel ao par de todo o movl-
mento teatral, quer do Brasll, quer dos outros palses clvillzados 
do velho e novo m u n d o . . . . 
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"Fazia-se mister, forea 6 confessar, que nesta decantada 
Venesa Americana, tao extremecida por todos, aparecesse um 
jornal que procurasse arrancar a arte teatral da indiferenga 
em que jaz mergulhada em o nosso meio. E O Theatre, supo-
mos, preenchera essa lacuna, que, por unia desidia nossa, at6 
agora ainda nao havia sido reparada". 

Folha interessante, cingiu-se a materia especifica, inserin-
do resumo de operas, biografias ilustradas dos art istas, dife-
rentes segoes ligeiras, como "Arranhadelas", per Gato Manho-
so, e "Eles na intimidade", por E. Flores, al^m da colaboragao 
po6tica de Araiijo Filho, Manuel Buarque, Veiga Pessoa, Silva 
Lobato, Costa Rego Junior e Epicuro, nao faltando, tamb6m, 
boa messe de anuncios miudos. 

Nao circulou, porem, com a periodicidade enunciada, va-
riando a demora entre uma e outra ediQao. Os dois ultlmos nu-
meros so tiveram quatro pdginas, transferida a confecQao gr^-
fica para a Imprensa Industrial, h rua Visconde de I taparica 
(hoje do Apolo) ns- 49/51. Encerrou-se a publicagao com o n^ 
7, de 6 de julho. 

A 31 de outubro de 1907 apareceu um n^ unico, ano II, d'O 
Theatre, com quatro pdginas, em pequeno formato, a primeira 
das quais exibindo bela fotogravura de Irene Esquiros, com a 
legenda: "Homenagem sincera a aplaudida atriz cantora, que 
faz parte do elenco artistico da Companhia Jos6 Ricardo". 

Impresso na Agenda Jornalistica, com t inta de cor sobre 
papel couche, as outras paginas da polianteia divulgaram cro-
nicas ligeiras, assinadas por Valdemar de Albuquerque, M^rio 
Marques, Ot^vio Amilcar, Domingos Veiga, e tc . , e versos ape-
nas firmados com asteriscos. Dera ensejo a publicagao o fes
tival de arte da homenageada (Arq. Pub. Est.). 

Decorridos quase tres anos, viu-se publicado o n^ 8 d'O 
Theatre (sem data nenhuma) no dia 11 de julho de 1910, no-
vamente Impresso na oficina da Agenda Jornalistica, em bom 
papel assetinado. Subtitulava-se "Jornal de Temporadas", sem 
indicar corpo redacional- Dizia um quadrinho, a direita: "Pe-
ri6dico joco s^rio de grande circulagao dentro e fora do tea-
t ro" . A esquerda trazia um mimero (centena), mediante o qual, 
se sorteado pela Loteria Federal (cada edigao um sorteio), ha-' 
bilitava-se o leitor a uma cadeira gratis no Teatro Santa ' Isa-
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bel. Circulagao as quartas-feiras e aos sAbados, custando $100 
o exemplar . 

Lia-se na concisa nota de aber tura ; "O Theatro nao surge; 
ressurge; e, como das outras vezes, sem compromissos de esp6-
cie a lguma. Nao faz politica nem l i terat ice. fi laconico nos seus 
conceitos e sincere nas suas apreciagoes. A sua vida ser^ do 
mesmo t a m a n h o da temporada da Companhaia Vitale" (1) . 

Noutro t6pico: "A sdtira sera o seu principal elemento, mas 
a s^tira de casaca e luva de pelica, meio graciosa, meio mor-
daz, uma esp6cie de morcego que morde e sopra. Se houver 
tempo e jeito far -se-^ tamb6m um pouco de espirito"-

Bem redigido, seguiu vida normal, divulgando retratos de 
elementos da empresa de operas e operetas em exibigao no Tea-
tro San ta Isabel . Teve como mater ia principal: "A guisa de 
croniqueta", por Gravina; resumo das pegas encenadas; sone-
tos de Flavio Smar t (psaludonimo de Frankl in Seve) e de Luiz 
Mascarenhas ; notas iigeiras, epigramas, trepagoes, anedotas 
e aniincios-foguetes. 

Circulando invariS,velmente sem data , O Theatro findou 
sua existencia ao sair o n*' 13, no dia 3 de agosto, quando ter-
minou a temporada (Bib. Ptib. Est.) . 

O FERRAMENTA — Sortes novas, inocentes e espirituosas, 
escritas com muito jeito e mui ta ar te pelo pessoal escovado d' 
A P imenta — Circulou em junho de 1906, formato de 17x11, 
com 100 p^ginas, inclusive a capa, i lustrada com modesto dese-
nho impresso a cores. Era um "regalo das meninas bonitas e 
velhas espalhafatosas, nas festivas, estupefacientes e esquen-
tadigas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro, dedi-
cado as famllias pe rnambucanas . Trabalho gr^fico da Impren-
sa Industr ia l , a rua Visconde de I tapar ica (atual do Apolo) n s . 
49/51. . • . • • ' : 

A mater ia dividiu-se em tr6s par tes : "Sortes", "Letras" e 
"Sons". Da segunda constaram poesias de Mariano Lemos, Leo 
,(travesti de Leonidas de Oliveira) e Paulo Contente; t ranscr l -
goes; epigramas, anedotas i lustradas e curiosidades. No fim, 
tres originals de musicas para a 6poca (Bib. Piib. Est.). 

(1) A empresa de Ettori Vitale j a t inha realizado, em 1907, uma tem
porada no Recife. • 
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Pfi DE MOLEQUE — For t i f i can te livro de Sortes . M u i t a 
decencia . Humor ismo. L i t e ra tu ra . — E n t r o u em ci rculagao n o 
m6s de j u n h o de 1906, obedecendo ao formato de 17x11, com 
96 p^g inas de t e x t o . Capa i lus t rada de acordo com o t i tu lo , 
n u m desenho de Guapy (pseudOnimo de Hercu lano de Albu
querque) . Magazine " fumegan te e apet i toso" , p a r a "as noi tes 
festivas de S a n t o Antonio, Sao Joao e Sao Pedro" , teve como 
dire tores Mane Pac ien te e Ze Doido. Confeceao grdfica da Im~ 
p rensa Indus t r ia l -

Constou de sete quadras , em decassilabos, a a p r e s e n t a ? a o 
do magaz ine , sob o t i tu lo " P a r t i n d o o bolo" . Dizla u m a de las : 

" . . . aos pobres 
Que a n d a m da sorte aos rijos pontap6s , 
Resolvemos vender — perdendo cobres — 
Um bom p6 de moleque por mil r6 is" . 

Seguiu-se a segao " C a s t a n h a s " , de sortes, em q u a d r a s de 
di ferentes m e t r o s . Vieram, ap6s, as "Fa t l a s " , ass im a b e r t a s : 

"A pa r t e mais delei tosa 
Sao deste bolo as fa t las ; 
Cangonetas , boa prosa. 
Versos, modas , f an t a s i a s " . 

A pa r de escolhldas t ranscr igoes, as " F a t l a s " c o n t a r a m 
com a colaboragao de Mendes Mar t in s , Eustorgio Vander le i , 
Xavier Coelho, Moreira Cardoso, Laiete Lemos, J o n a s da Silva 
e Leonardo Selva. Alguns anunc ios . (Bib. Pub. Es t . ) . 

O TIRA-TEIMAS ou O SETESTRELLO DA CANDINHA — 
Miscel&nia San juanesca — Salu a lume em j u n h o de 1906, for
m a t o de 17x11, com 110 paglnas , inclusive as da c a p a . Ma t6 r l a 
"dlvldida em t res pa r t e s : sortil6gio, L i t e r a t u r a bur lesca e n a o 
bur lesca . Regalo pa ra todas as festivas noi tes de j u n h o " . Dl -
regao de Clisterino P imen ta . T r a b a l h o gr^fico da I m p r e n s a I n 
dus t r ia l , a r u a Vlsconde de I t apa r i ca ( a tua l do Apolo) n s . 
4 9 / 5 1 . 

Abrlu a edigao u m a s6rle de sonetos-perf is , segulndo-se as 
Sor tes e "Alhos e bugalhos" , p a r a t e r m i n a r com a "Lira das 
r ua s e dos saloes" . Colaboragao pr incipal de Leodegarlo V a r e -
jao , Fabio SUva, Luna Jun io r e P in ta legre te . Raros a n u n c i o s . 
(Bib. P<ib. Est . ; . 
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O CATIMB6 — Livro profetico e verdadeiramente fatilo-
quente , p a r a as noites de S. Antonio, S. Joao e S. Pedro. — 
Edlgao, t amb6m, de 1906, publicada em junho, apresentou o Dr. 
Urubatao como di re tor . Formato de 17x11, com 76 p^glnas, Im-
pressas em bom papel, a capa t r aba lhada em vinhetas, sendo o 
servi?o tlpografico da Livrarla Francesa, ^ rua 1° de Margo 
no 9. 

A mate r i a constou de poesias e t rechos de l l tera tura de 
grandes au tores ; notas curiosas e var ledades. Variou o tipo 
das Sortes, com respostas sucintas , nao em versos, sels apenas 
pa ra cada u m dos 40 quadros (Bib. Pfib. Est.) . 

O ARREBOL — Folha Recreativa, Literdria e Noticiosa — 
Tendo como redator-propr ie t^r io Tomaz Vila -Nova e des t lna-
da a publlcar-se nos dlas 5, 10 e 15 de cada m6s, surglu a 5 de 
j u n h o de 1906, formato de 35x24, com quatro p^glnas a trSs 
colunas de composlgao. Pre tendia cobrar 4f000 por ano e 2$00G 
por semestre, vendendo o exemplar a 100 r61s. Do expedlente 
constava, tamb6m, a len tada tabela de pregos para anuncios . 

Em art igo de apresentagao, louvando inlclalmente a Insti-
tuigao da Imprensa , a redagao p6s o jornal d. dlsposlgSo da j u -
ventude pe rnambucana , esperando contar com o auxilio da -
queles que a lmejavam "o desenvolvlmento intelectual e mora l " 
do pais . 

Clrcularam, apenas , dols numeros, o segundo no dia 15, 
divulgando, ambos, l l te ra tura ass lnada pelo diretor, mals Zd-
zimo de Avelar e pseudonimos, boa par te de charadas e folhe-
t lm que ocupava o rodap6 de duas pdginas, iniciando o roman
ce "O frade negro", de C16mence Robert (Arq. Pub. Est.) . 

O INCENTIVO — Orgao do Gremio Literdrio Lauro Sodr6 
— Entrou em clrculagao a 7 de junho de 1906, formato de 31x20, 
com quat ro p^glnas de tres colunas, confeccionado, em bom 
papel, na Imprensa Industr ia l , k rua Visconde de I tapar ica (ho-
je, do Apolo), n s . 49 /51 . Publicagao mensa l . 

Apareceu, cor tando "o espago ll terario com asas pandas e 
certeiro v6o", como "o reflexo do sent imento de um punhado de 
mogos, cOnsclos de seus Ideals em prol da ciencla, como escri-
nio sagrado, area soberba a agasa lhar os l lumlnados na t ra je td-
ria do tenebroso m a r da vlda intelectual brasi leira". 
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Apos d u a s co lunas de d igressao filosofica sobre a f u g a c i d a -
de da vida, frisou o ed i to r l a l i s t a : " E s t a r ^ O Incent ive s e m p r e 
p r o n t o a receber t r a b a l h o s , ene rg i a s de seus cons6clos e de t o -
dos que qu i se rem i lus t r^ - lo com suas luzes . Fiel ao seu n o m e , 
t r a n s f o r m a r ~ s e - ^ em es t lmulo p a r a os que c o m e g a m " . 

So no s e g u n d o n i imero cons tou do cabega lho o corpo r e d a -
c lona l s egu in t e ; d i re to r — Hermes P a r a i b a ; s ec re t^ r io — Oscar 
Ramos; r e d a t o r - g e r e n t e — Jos6 Sote ro , a c h a n d o - s e a r e d a g a o 
i n s t a l a d a a r u a da P e n h a n^ 23, a s s l n a t u r a u n l c a : t r l m e s t r e — 
11000. Mas , n a o passou do no 3, d a t a d o de agos to , q u a n d o i n s e -
r iu u m a c a r t a do p a t r o n o Lau ro Sodr6, de a g r a d e c i m e n t o e de 
incen t lvo aos r eda to re s , pela In ic la t iva . 

As t r e s edigoes d i v u l g a r a m , a l6m d a produQao do pessoal 
m e n c i o n a d o , co laboragao especial , em prosa e verso, de Sever ino 
Lei te , J o n a t a s Costa , M a r i e t a S a n t o s , Temis toc les de A n d r a d e , 
A r t u r G u s m a o , Alvaro Borges , Adau to Acton, Gabr i e l Q u i n t a s , 
Stentor, An t6n io S^, T o m a z Vi la-Nova e Gavroche. Nao fa l tou , 
tam,b6m, a l g u m not ic i^r io , n e m o " C a n h e n h o d'O Incent ive" 
(Arq. Piib. Est.) . ( 1 ) . 

AURORA ESPIRITA — Revista mensal das Ciencias Fisicas 
e Sociais — 6 r g a o do Cen t ro Esp i r i t a R e g e n e r a c a o , a p a r e c e u no 
dia 1 de j u l h o de 1906, f o r m a t o de 24x17, com 16 p ^ g i n a s . Inc lu 
sive a capa , s imples , no m e s m o pape l c o m u m , sendo i m p r e s s a 
n a T ipograf ia Comercia l , s i t u a d a a r u a Duque de Caxias n^ 25, 
local t a m b e m da r e d a g a o . A d ls t r ibuigao era g r a t u i t a , a c e l t a n -
do, por6m, dona t ivos p a r a as despesas Da capa , a l6m do c a b e -
Qalho e do Sum^r io , c o n s t a v a m t res p e n s a m e n t o s de h o m e n s 
c61ebres, r e s p e c t i v a m e n t e , sobre A Ciencia, A Pol i t ica e A Re l i -
giao, e suges t iva v i n h e t a , f igu rando u m a l a m p a d a .sobre u m 
livro, com a l egenda : " F i a t L u x " . Di re tor e r e d a t o r — P e d r o 
d 'Able . 

S e g u n d o o a r t i go de a p r e s e n t a g a o , o c u p a r - s e - i a o per iddico 
de novo r a m o de es tudos , a sabe r : "As c ienc ias ps iquicas e ps i -
co--fIslcas, is to 6: a pslcologia ou e s tudo d a a l m a ; a ps ico-f is lo-
logia ou e s tudo do espir i to , como fun^ao do c6rebro ; o psiquis--
mo, que a b r a n g e a t e l epa t i a , ou e s tudo dos f e n 6 m e n o s d e t e r -
m i n a d o s pelo ser sublimal ou subconsciente; e o Esp i r i t i smo 
cientifico ou experimental , t a m b 6 m c h a m a d o Espiritualismo m o -

(1) A Biblioteca Publica do Estado possui exemplar do n? 1. 
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derno, Espiritualismo positivo e Metapsiquismo (palavra esta 
que significa: alem do psiquismo), ciencia que estuda as t r ans -
cendentais relagoes que podemos estabelecer com o mundo invi-
sivel". E frisava: "Pernambuco, que estaciona ainda na fase 
filos6flca e religiosa das tradigoes seculares, desconhece, por 
completo, a moderna evolugao cientifica; e, embalado pelas li--
tanias das velhas eras, dorme o tranquilo sono da ignorancia 
ou da indiferenga, a sombra dos claustros medievais e das ogi -
vas catedralescas". 

Publicou-se a revista regularmente, dedicando o no 4 ao a-
nivers^rio de Alan Kardec, com 20 p^ginas, ocasiao em que al--
terou a capa, tendo esta no frontispicio "uma figura alegorica 
da Aurora desterrando com a luz de seu facho as trevas que en -
volvem o nosso Planeta e precedendo o Sol do Espiritismo, que 
vem iluminar o mundo", acrescentando-se -Ihe, ao lado, em cada 
edigao a seguir, um pensamento diferente. Na edigao seguinte, 
al tera v a s e o titulo para Aurora Espirita ou A Renascen<?a 
Christa. A part ir do n^ 7, de Janeiro de 1907, cessou a gratuida-
de, passando a ser vendido o exemplar a §400, ao passo que se 
anunciava o prego de 58000 por assinatura semestral, variando 
a quantidade de p^ginas . 

A mater ia da revista constituia-se de artigos transcritos, 
sem fugir aos temas do programa estabelecido, alem de notas 
locals, algumas vezes figurando fotogravuras de evocagoes me-
dlunlcas. Na edigao de novembro de 1906, iniciara Pedro d'Able 
uma s6rie de cartas abertas e artigos contra Frei Celestino, a 
proposito da queima de Biblias, em Caruaru, instigada pelo 
monge. , , • 

Com volumosa edigao, encerrou a Aurora Espirita — no 12, 
de junho de 1907 — o primeiro ano de sua existencia, perfazen-
do, em numeragao seguida, um total de 276 pdginas. Nao tive-
ram tr6gua os ataques ao Clero, com citagoes constantes de es-
candalos e imoralidades que teriam sido praticados por padres 
e frades-

O segundo ano da publicagao so comegou — no 1 — em Ja
neiro de 1908, acrescentando-se ao titulo o sub-titulo: "Orgao 
de propaganda espirita e ant i -clerical", modificado o prego da 
assinatura para 5$000 por "um ano ou doze numeros" e para 
1500 o de numero avulso. Apresentou 44 p^ginas, afora a capa, 
esta em cartolina especial, t rabalhada em vinhetas e impressa 
em duas cores, figurando, em p^gina especial, a efigie do reda -
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tor-chefe Pedro d'Able. Este ocupou v^rias pdginas do texto 
com uma "Breve resposta ao Dr. Raul Azedo", contestando pon
tes de vista deste, expresses no Correio do Recife, sob o pseudO-
nlmo de Roberto Leal. 

Acompanharam a referida edigao um Indice geral das ma-
t6rlas publicadas no ano I; um "cartao postal, simb61ico da Imo-
ralidade da confissSo"; e um suplemento de oito p^glnas, ini-
ciando a tradugao da obra "O Padre", a mulher e o confisslo-
nario", de autoria do padre Chiniquy, e ainda uma car ta con-
vocat6ria e um boletim de adesao ao I I Congresso Espirita do 
Mexico. Divulgada, tamb6m, uma conferfencia espirita de Ma
nuel Arao. 

Passaram-se varies meses e, devldo a "graves inc6modos de 
saude" do diretor-redator, voltou a revista com os niimeros 2/8 
con juntos, correspondentes aos meses de fevereiro a agosto, 
constando de 84 p^ginas de texto, duas gravuras em separado e 
um suplemento avulso. Abriu a edi?ao uma "Carta aberta ao 
padre santo", por Pedro d'Able, segulndo-se numerosas t r ans -
criQoes, coment^rlos ligeiros e notici^rio especializado. 

Terminou al a vida da Aurora Espirita ou A Renasce^a 
Christa (Arq. Pub. Est. e Bib. da FederaQao Espirita Pcana.) . 

REVISTA MODERNA — Magazine Semanal Ilustrado — 
Entrou em clrculaQao a 9 de julho de 1906, formato de 27x20, 
com 16 pAginas, em bom papel, mais a capa, ilustrada, nao Im-
presso o respective reverse. Trabalhe da oficina da Agfincia 
Jernalistica, de Julio Agostinho Bezerra, a rua do Imperador 
ns . 31/33, onde tambdm se localizava a redagao. Propriedade 
de "uma Associa^ao", t inha come diretores artisticos Pierre e 
Guapy (este ultimo era o famoso desenhista Herculando de Al
buquerque). Tabela de assinaturas: semestre — 5$000; t r imes-
tre — 3$000, custando 200 r6is o mlmero avulso. O preQO dos a-
nunclos, segundo a tabela inserta, variava entre 40^000 por p&-
gina externa ao minime de 2$500 por 1/12 no texto. 

Consoante o editorial intl tulade "Away!", a Revista era 
"mant ida por um grupe de mo^os amantes do Bele e do Direi-
to", acentuando: " . . .desejames t rabalhar pele engrandecimen-
te de Pernambuce e concorrer com o nosso frace contingente 
para a prosperidade da patr ia" . 
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"Em politica — aduziu o articulista — nao comungamos na 
mesa dos oposicionistas e muito menos na que 6 presidida pelo 
dr. Rosa e Silva". E concluiu: "A Revista Moderna recolherA 
em seu seio todas as id6ias nobres, fecundas e generosas; e, sem 
fazer questao de crengas religiosas e id6ias pollticas, ela aceita-
r^ a defesa de tudo quanto for justo e alevantado". 

Publicando-se regularmente, sem altsrar a quantidade de 
p&ginas, cinco a seis das quais de anuncios, sua materia dividia-
se da seguinte maneira; "Cronica", de Felix Bertoldo; "Perfil 
Academico", por Epaminondas e ovitros; "M^ximas e Refle-
xoes"; "Fagulhas"; "O que eles fazem-.."; "Folhetim", de Car
doso de Oliveira; comentarios e noticias; alem da colaboragao 
po6tica de Araujo Filho, Alcino Maia, Adalberto Marroquim, Mo -
reira Cardoso, tamb6m com o pseudonimo de Domingos de Pas-
coa; Adelmar Tavares, Severino Leite, Treloso, Miranda de Aze~ 
vedo, A. de A. Carneiro Leao e Joao Fioravante; e prosa de 
Nolasco e Fabricio Teles, este firmando as "Cartas Simples". 

O n*' 10 divulgou, em duas prlginas, o original musical da 
valsa intitulada "Revista Moderna", do maestro Abdon Lira, 
comiposta em homenagem a redagao. Esgotada a edlgao, foi a 
musica repetida na sutasequente. 

A capa e a primeira p&gina do texto eram, invari&velmen-
te, ilustradas com desenhos ou charges a bico-de-pena, encon-
tradigos igualmente entre a materia, nao so da autoria dos di-
retores artisticos, mas tamb6m de Til (Osvaldo de Almeida), 
Job e Joca. Ocorreram concursos para criangas e um premio se-
manal de 5$000, mediante sortelo, para isto sendo numerados 
todos OS exemplares da revista. 

Nao conseguiu, porem, apesar do chamariz, ultrapassar o no 
12, que saiu a lume no dia 24 de setembro (Bib. Pub. Est. e Bib. 
Nac.) (1). 

LYDIA — Poliant6ia em homenagem a colegial Lidia Duar-
te (1-A), saiu a lume na data do seu anivers^rio natalicio, a 11 
de julho de 1906, formato de 14x9, com quatro p^ginas, impressa 
em papel couche, e mandada publicar pelo poeta Manuel Duar-
te . Trabalho gr^fico da Agenda Jornalistica Pernambucana, de 
Julio Agostinho Bezerra. 

(1) ColegoeG incompletas, completando-se entre si. 
(1-A) Depois: Sra. Aristarco Cavalcanti de Albuquerque. 
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O jornalzinho divulgou saudaQoes, em prosa e verso, de 
poucas linhas, assinadas pelos irmaos Candido, Manuel, F ran
cisco e Leopoldina Duarte; Caspar Vanderlei Loio, Artur Muniz, 
Mendes Martins, Silveira Carvalho, Samuel Lins, Caitano 
Galhardo, Adelmar Tavares, Josefino e Amelia Araiijo e Oleg^ria 
Galhardo (Arq. Ptib. Est.). 

LUZEIRO DA VERDADE — Niimero especial, circulou a "14 
do 5^ mes do ano da V. . L. . 5906, ou seja, no dia 14 de julho 
de 1906, formato de 23x15, com quatro paginas. Imprimiu-se, 
em papel azul, na tipografia da Agenda Jornalistica Pernam-
bucana. 

A ediQao constituiu uma "homenagem da Aug. . e Resp . . 
Loj. . Cap . . Luzeiro da Verdade" ao lider magonico Zeferino 
Gongalves Agra, cujo cliche figurou na primeira p^gina, emol-
durado de vinhetas, em virtude de haver-lhe sido conferido o 
titulo de Benem6rito. Inseriu materia alusiva, incluindo sau-
dagoes, em prosa e verso, assinadas pelos Irmaos (Arq. Pub. Est.). 

POSTALEIDA — Niimero unico, foi dado a publicidade no 
dia 19 de julho de 1906, formato de 44x32, com quatro paginas 
de tres colunas largas. Significou uma "homenagem dos empre-
gados do Correio de Pernambuco aos delegados brasileiros ao 
VI Congresso Postal Universal". Comissao de Redagao: Spencer 
Neto e Olimpio Galvao. ConfecQao da Tipografia Boulitreau, de 
Lins Vieira & Cia., situada a rua do Imperador n^ 46-

Motivou a ediQao a passagem pelo Recife, a bordo do "Ama -
zone", do diretor geral dos Correios da Republica, Joaquim Car-
neiro de Miranda e Horta, e do seu secret&rio, Henrique Ader-
ne, que haviam participado do certame realizado em Roma. 

Toda a mat6ria focalizou assuntos postals do presente e do 
passado, principalmente longas produgoes de car^ter biogrAfi • 
CO, de autoria de Spencer Neto (duas), Olimpio Galvao (tres), 
Brissant Neto e Aur61io Tavares, administrador da repartigao 
postal em Pernambuco (Arq. Pub. Est.). 

O BATALHADOR — 6rgao da Sociedade Beneficente dos 
Oper^rios da Fdbrica Celeste (Vila Santa Lucila, subiirbio de 
Areias) — Surgiu no dia 1 de agosto de 1906, formato de 37x26, 
com quatro paginas de tres colunas largas. Destinado a sair 
bimensalmente, assinava~se a 2.$000 por trimestre, tendo como 
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gerente Manuel T. de Araiijo Sa ldanha . Impressao da Ag. Jor~ 
nallstica Pe rnambucana . 

Com duas notas de apresentagao, a primeira assinada por 
A. C-, dizia a segunda: "Como bem exprime a sua epigrafe, O 
Batalhador pugnar^ sempre pela prosperidade das industrias 
nesta terra e sera um paladino tenaz e sincero nas manifesta-
Qoes de suas id6ias e na seguranga de suas doutr inas" . Procu-
raria "desenvolver o mais ardente desejo daqueles que sabem 
que s6 o t rabalho nobilita", assim como agugaria "o gosto e a 
perserveranga dos oper^rios, que, com os seus contingentes, 
eleva e faz progredir um Estado e qulg^ uma nagao". 

Com o respectivo cliche ao alto da coluna central, a edi-
Qao de estr6ia homenageou Luiz Amorim Silva, presidente da 
Sociedade Beneficente e propriet^rio da F^brica Celeste. 

Publicou-se o periodico regularmente, divulgando materia 
variada, inclusive Literatura, "Galhofas", notici^rio e duas p&~ 
ginas de aniincios, estes nao so do Recife, mas igualmente de 
outros pontos do pais . 

Foram colaboradores: T. S. F . , Jos6 Vilarouca, N. Balet 
Peraza, Paulino de Brito, Oscar, Araujo Saldanha, A. C. (An« 
tonio Cardoso), Rlbeiro da Silva, F . Junior (Francelino Domin-
gues da Silva Junior ) , do corpo redacional, autor dos "Perfls" 
em sonetos, e outros. 

Tendo circulado o n^ 10 a 20 de dezembro, comegou 1907 
com a edigao — n^ 1, ano II — de 7 de Janeiro, para findar a 
publicagao com o n^ 5, datado de 19 de margo (Arq. Pub. Est. e 
Bib. Pub. Est.) . 

ALBUM LUSO-BRASILEIRO — Circulou a 1° de agosto (1) 
de 1906, segundo noticiou, na mesma data, o Jornal Pequeno 
(confirmiado pelo Diario de Pernambuco) — "o niimero Iniclal 
da bonita revista" de titulo acima, "publicagao mensal sob a 
diregao do operoso mogo Joao Pinto Ribeiro". 

Apresentou "otimas gravuras de cavalheiros resldentes nes
ta praga" e, na p^gina de honra, "excelente re t ra to" do Gover-

(1) Alfredo de Carvalho atr ibuira ao mes de julho a publica?ao do 
Album, dando- lhe como diretor Coimbra Lobo. 
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n a d o r do Es tado , o Conselhei ro S ig i smundo GonQalves, a l6m de 
n u m e r o s o s "escr i tos l i te r^r ios em prosa e ve r so" . Foi impresso 
n a oficina gr^f ica da A g e n d a J o r n a l i s t i c a P e r n a m b u c a n a , p a r a 
v e n d e r - s e o e x e m p l a r a I f500. 

Nao prossegu iu a pub l i cagao . 

GABINETE PORTUGUEZ DE LEITURA EM PERNAMBUCO 
— Pol ian t6 ia em h o m e n a g e m ao 55° an ive r s^ r io da ins t i tu igao , 
s a iu a l u m e no dia 15 de agos to de 1906, com ca torze pdg inas de 
t ex to , a fora a capa , a cores, t u d o em pape l couche , magni f i co 
t r a b a l h o da oficina grdf ica da Ag. Jo rna l i s t i c a P e r n a m b u c a n a . 

A p d g i n a de ros to e s t a m p o u , e m pequenos c l iches , a s ef i -
gies da t u r m a da d i re to r i a de 1905/1906, a f r en te Jos6 dos S a n 
tos F i g u e i r a . O u t r a pdg ina h o m e n a g e o u o fundador do G a b i -
n e t e , d r . J o a o Vicente M a r t i n s , a p r i m e i r a d i re to r i a e os socios 
i n s t a l a d o r e s . 

Abr indo o t ex to com as pa l av ra s s a c r a m e n t a i s de a p r e s e n -
tagao , s e g u i r a m - s e produQ5es, em prosa e verso, a respe i to do 
evento , f i r m a d a s por Costa Fe r re i r a , Antfinio Dias, A. Cardoso, 
Co imbra Lobo, Joao P i n t o Ribeiro, I s aac Cerqu inho , J . C. de 
Almeida , E d u a r d o de Almeida , Augus to J . M a r t i n s , C a r v a l h o 
Jun io r , F . dos S a n t o s More i ra e ou t ros (Arq. Pub. Est.) . 

MARTINS JUNIOR — O u t r a po l ian t6 ia , c i rculou a 22 de 
agos to de 1906, fo rma to de 33x21, a d u a s co lunas de composicao . 
C o n t e n d o q u a t r o p^g inas , f igurou e n t r e a m a t e r i a , no c e n t r o 
d a p r ime i r a , o cl iche do famoso h o m e m publ ico . 

A16m das p a l a v r a s de exa l t agao ao Mes t re , a b r i n d o o t e x 
to, com a a s s i n a t u r a — Os mo?os d a " B e r n a r d o Vieira de Melo", 
quase t oda a d e m a i s m a t e r i a se cons t i t u iu de excer tos , em p o u -
cas l i nhas , de escr i tores de n o m e a d a , sobre a pe r sona l idade do 
e x t i n t o , a s abe r : Emile Zola (em f r a n e e s ) , A r t u r de Azevedo, 
B a r a o do Rio Branco , Aloisio de Carva lho , Rosa e Silva, L a u r o 
Sodr6, Carlos Por to Car re i ro , A r t u r Or l ando , F a e l a n t e d a Ca -
m a r a e diversos o u t r o s . 

A q u a r t a pAgina reproduz iu dois sone tos , improv i sados em 
1894 ( u m c o n t i n u a n d o a es t rofe p roduz ida pelo o u t r o ) , por M a r 
t i n s J u n i o r e Gerv^s io F i o r a v a n t e (Arq. Pub. Est . ) . 
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A TRIBUNA — Publicagao promovida, com aprovagao ecle-
siastica, pela Pia Associa^ao de Sao Luiz de Gonzaga — Saiu o 
primeiro numero a 26 de agosto de 1906, formato de 27x18, com 
quatro paginas a duas colunas de composi?ao, tendo como sede 
o Semindrio de Olinda. orgao quinzenal, impresso na oficina 
grdfica do Jornal do Recife, a rua do Imperador n° 43, cobrava 
31000 por assinatura anual . 

Abriu a edigao o editorial a seguir: 

"Isto nao 6 um jornal, 6 um incentive apenas. 

"O desejo de levar a palavra de Deus por al afora, de porta 
em porta, foi o seu linico objetivo. 

"& sabido que esforgo empregam os filhos das trevas, senao 
para destruir a verdade, ao menos para cerc^-la de mil precon-
ceitos que a tornem odiosa ou impossivel. 

"Uma palavra despretensiosa e verdadeiramente evang61ica 
bem pode convencer alguns, premunir a muitos e ser apropriado 
incentive para a pr^tica de olvidados deveres religiosos. 

"& este o nosso fim. 

"Cercado das mil dificuldades que assaltam os principian-
tes, curvamo -nos respeitosamente ante a distinta imprensa in-
dlgena, saudando-a, e nos consideramos em caminho". 

Tendo como primeiros redatores, segundo o Conego Alfredo 
Xavier Pedrosa (1), "D. Jose Pereira Alves, D. Joao Tavares de 
Moura, ainda estudantes de Teologia do Semin^rio; D. 
Augusto Alvaro da Silva, entao vig^rio de Sao Jos6, e o Padre 
Francisco de Luna Sobrinho, vigario de Vicencia", as edigoes 
iniciais divulgavam o "Evangelho", seguindo-se-lhe as "Cartas", 
por Pels; a "Cronica", de Aloysius, e outras colaboragoes, assi-
nadas por Evandro, Alex, Joel, Claudio, Pinho Neto, Victor Dan-
tas e Filipe Cabral, al6m do "Noticiario". 

O n° 10, datado de 13 de Janeiro de 1907, inseriu uma por-
taria do Bispo de Olinda, D. Luiz de Brito, segundo a qual fica-
va aumentado o corpo redacional, sob a diregao do monsenhor 

(1) "Letras Cat61icas em Pernajnbuco", edigao da Cruzada da Boa 
Imprensa — 1939. 
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Marcolino Pacheco do Amaral; reservava-se uma secao para o 
"Boletim Oficial", destinado a divulgar "a solugao dos casos de 
Moral, as dlsposiQoes da Santa Se e os da administragao dioce-
sana", e recomendava-se que cada freguesia concorresse com 
50§000 para ajudar as despesas com a publicagao. 

Na edicao de 1° de fevereiro, mudava-se o titulo para TRI-
BUNA RELIGIOSA passando a datar-se do Recife, com o sub-
tltulo: "Orgao Oficial da Diocese de Olinda", em cuja Secreta-
ria funcionava a Comissao de Redagao. Assinaturas; na reda-
qao — 4S000; nas paroquias, aos respectivos vig^rios — 25000. 
Novo formato: 37x25, a tres colunas de composicao, passando 
a confecgao a efetuar-se na Imprensa Industrial, & rua do 
Apolo ns 49/51. 

Apresentando-se, "em publico, mais aparelhado para a lu-
ta", acrescentou o editorial alusivo: "Ser^ a tribuna donde, 
sem fraqueza e sem desanimo, ensinaremos ao povo o amor 
aos salutares principios da Religiao do Divino Nazareno; re~ 
bateremos com firmeza, mas, sem faltar a caridade, os golpes 
desferidos contra a nossa crenga, donde quer que eles partam", 
flnalizando: "Somos inteiramente estranhos ^ politica, pelo 
que nao nos imiscuiremos nos enredos dos partidos. Deseja-
mos concorrer para o nobilitamento moral da sociedade. . ." 

Foram novas promogoes, sempre comegando com o "Evan-
gelho" (do Padre Antonio Vieira): "Catolico e Espiritista?", em 
s6rie; 'Prosando", cronica de Paulo Cruz; "Catequese"; "Con-
sultas"; "O Catolicismo e a Biblia"; versos de Auta de Sousa 
e Silvino Silvio (pseudonimo do entao Padre Augusto Alvaro 
da Silva); transcrigoes, notici&rio e correspondencias. 

Uma terceira fase teve inicio com o n^ 24, de 15 de agosto, 
quando o periodico aumentou, mais uma vez, o formato, pas
sando a ter 49x35, p^ginas de quatro boas colunas, e a ser im-
presso na tipografia da Agenda Jornalistica Pernambucana, de 
Julio Agostinho Bezerra, situada na rua do Imperador ns . 31/33. 

Seguiu-se a publicagao com regularidade, mantendo o mes-
mo programa de materia variada e admitindo novos colabora-
dores, tais como: Nemo, Ruben, Paulus, Padre Veloso, Padre 
Coloma (contos, em rodap6), P. S., etc. 

Publlcado o n^ 34 (sem contar a fase denominada A Tri
buna), o jornal comemorou o primeiro ano de vida com o n^ 



HISTORIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 183 

1, ano II, de 1° de fevereiro de 1908, edigao que constituiu, ao 
mesmo tempo, uma quase poliant6ia em homenagem ao papa 
Pio X, pelo transcurso do seu onom^stico, figurando na pri-
meira p^gina expressiva fotogravura do Sumo Pontifice. No dia 
20 de junho, a edigao foi unicamente dedicada a divulgagao da 
"Terceira Pastoral Coletiva do Episcopado da Provlncia Ecle-
siastica de Sao Salvador da Bahia". 

A partir de 1909, quando se tornou 6rgao semanal, a Tri-
buna Religiosa veio a iniciar numeragao nova em cada primei-
ra edigao do ano. E as p^ginas, em vez de quatro, passaram a 
conter cinco colunas, mais estreitas, sem alteragao no formato, 
sendo a impressao feita, a part i r dai, em oficina propria, d. rua 
da Aurora n^ 197. 

No mencionado ano a folha abriu campanhas contra o II-
der protestante Jeronimo Gueiros; contra o periodico batista 
O Missiondrio; contra o Jornal do Recife (s6rie sob o titulo 
"Vindicias Historicas", enquanto Um Ex-Seminarista repelia a 
filosofia de Fly, (pseudonimo de Osvaldo Machado); contra O 
Norte Evangelico, de Garanhuns, contra a Maconaria; contra 
Manuel Arao e o m6dico Raul Azedo. E divulgava produgoes do 
Padre Eliseu Cavalcanti, de Antonio Guedes Alcoforado (serie 
de cartas "Ao amigo Jorge"), Aur61io Ramos, Rabelo Cruz, 
Plinio ("Reflexes"), Manuel Buarque, Claudio (sonetos), etc . 

No ano seguinte, apareceram Rabelais, com as notas sat l-
ricas "Balinhas", e Ego, com o coment^rio "De tudo". Foram 
publicadas "As aventuras de Pinoquio", em tradugao especial, 
al6m de folhetins, sem ter solugao de continuidade o programa 
de combate as chamadas crengas er6ticas. 

A tiragem do periodico, por6m, nao era a mesma do inicio 
de 1907, quando proclamava ser de 4.000 exemplares; em mea-
dos de 1909 baixou para 2.500; mas em dezembro de 1910, teve 
novo alento, subindo para 3.400, conforme constava do Expe-
diente. Novo corpo redacional so veio a ser divulgado a 1^ de 
abril de 1911; foi o seguinte: diretor — Padre Alberto Pequeno; 
secret^rio — Padre Jos6 Pereira Alves, gerente — Padre Jos6 
G- de S^ Leitao, este ultimo substituido, meses apos, pelo Pa
dre Jos6 do Carmo Bara ta . 

Quase tres anos depois, em fevereiro de 1914, o redator-
secret^rio foi substituido pelo Padre Leonardo Mascelo, subin
do Pereira Alves para a diregao. Entre outros colaboradores, 
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inclusive usando pseudonimos, aparecia M. F . (como se assi-
nava o professor Joao Feliciano da Mota e Albuquerque Filho), 
desde abril de 1913. 

Devido as dificuldades que se opunham & aquisigao de pa-
pel, em conscquencia da guerra europ6ia, a Tribuna Religiosa 
viu-se na contingencia de reduzir o formato, o que se verificou 
de 1<̂  de maio de 1915 a 2 de dezembro de 1916, sendo, entao, 
redator-secretJlrio o Padre Alfredo Xavier Pedrosa. E ficou 
suspensa. 

Depois de "forgado repouso", por "motivos de ordem supe
rior", reapareceu a 15 de margo de 1917, restabelecido o forma
to anterior de quatro colunas. Nao exibiu corpo redacional, pu-
blicando-se regularmente ate 16 de dezembro de 1920, ano em 
que divulgou, no periodo de 29 de abril a 2 de setembro, uma 
s6rie de 21 artigos, igualmente publicados no Jornal Pequeno, 
sob o titulo "Contraditas a um resumo de Emilio Bossi", de au-
toria do llder catolico Barreto Campelo, em polemica com o pro
fessor Joaquim Pimenta, que vinha analisando, atrav6s do Jor
nal do Commercio, algumas conferencias pronunciadas, na Igre -
ja de Santo Antonio, pelo entao Monsenhor Pereira Alves, sobre 
o tema "A questao social em face do Catolicismo". 

A partir da edigao de 6 de Janeiro de 1921, reduziu-se o t i 
tulo do jornal a primitiva denominagao. 

A TRIBUNA — Dirigida, ainda, pelo referido Monsenhor, 
t inha como redator chefc o padre Xavier Pedrosa e redator~se-
cret^rio o padre Euvaldo Souto Maior, que acumulava, em ca~ 
T&ter provisorio, a fungao de administrador. Escreveu, a pro-
posito, a redagao: "Este jornal, em sua nova fase, tendo-se em 
vista a conveniencia da brevidade, passa a chamar-se A Tribuna. 
O seu programa, por6m, e o mesmo de sempre, continuando a 
propugnar pelo bem da Igreja e da P§,tria". 

Comegou com seis p^ginas, diminuindo-as, logo apos, para 
quatro. Cobrava 5$000 pela assinatura anual e $100 por nume-
ro avulso. 

A 11 de Janeiro de 1923 mudou o corpo redacional, que fi
cou assim constituido: diretor — Padre Evistaquio de Queiroz; 
redatores — Padres Xavier Pedrosa, Batista Cabral e Francisco 
Carneiro; Laudelino Camara e Barreto Campelo. Eram cola-
boradores: Correia de Brito, Tiburtino Mondin, Epifanio Be-
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zerra, J . Falcao Filho, Manuel Cirilo, Joao Monteiro, Eustorgio 
Vanderlei, Benjamin de Albuquerque, Padres Dubois e Julio 
Cabral. Mediante a aquisigao de nova mS,quina impressora, A 
Tribuna apresentava melhor feigao material-

Tendo assumido o Arcebispado de Olinda e Recife, D. Mi
guel Valverde langou veemente apeio em prol do porta-voz dos 
catolicos pernambucanos, consagrando o primeiro domingo de 
cada mes a campanha entao criada em favor do Patrimonio da 
Boa Imprensa. A 18 de outubro o hebdomadario tornou-se 6r~ 
gao da Associagao da Boa Imprensa (fundada por iniciativa do 
arcebispo), a cuja orientagao ficou submetido. 

Nova modificagao ocorreu no corpo redacional, que, em se-
tembro de 1924, era o seguinte: diretor — Landelino Camara; 
redator-chefe — Barreto Campelo; sendo gerente Albino Mo-
reira, enquanto a assinatura anual passava a ser cobrada por 
lOfOOO e a semestral por 5$000. 

Ao iniciar-se 1925, A Tribuna saia com sels pAginas, sendo 
tres de anuncios, mas, diminuindo estes, reduziu-as, novamen-
te, para quatro. Ostentava formato elegante, dispondo da ma
teria variada, assimi distribuida: "A Semana", notas de toda 
parte; "Governo Diocesano"; "Notas Economicas e Comerciais"; 
"P^ginas escolhidas", rodape; "Vida litiirgica", "Vida Paroquial"; 
"Cronica Social", por Nelly; "Reparos", por T. de A.; "Coluna 
infantil", iniciada em mar?o, por Eustorgio Vanderlei; e artigos, 
que se iam revezando, de Joao do Prado (pseudonimo do prof. 
Mota e Albuquerque Filho), Lacerda de Almeida, Landelino Ca
mara, Alvaro Negromonte, Heloisa Fonseca, Barreto Campelo, 
Andrade Bezerra, Monsenhor Xavier Pedrosa, Padre Nestor de 
Alencar, Felisberto dos Santos Pereira, Manuel Cirilo, Isabel 
Orlando, etc. 

Em dezembro jA se encontrava na diregao o professor An
drade Bezerra, tendo como secret^rio o Conego Jos6 Tomaz, que 
pouco demorou no cargo, entrando como gerente, depois, Fileno 
de Miranda. No mes de fevereiro de 1926 voltava a publicar-se 
as quintas-feiras, como o fizera nos primeiros anos. 

Sucediam-se as alteragoes no corpo redacional, assumindo 
a direcao, no princlpio de 1927, o Padre Francisco Domingues 
Carneiro. E Andrade Bezerra passou a figurar como redator, 
ao lado de Luiz Cedro. Tornou-se mais movimentada, entao, a 
parte intelectual do periodico religioso, com as segoes de cro-
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nicas e comentar ios "De leve", por Pierre; "Minutas", por Ines 
d'Avila; "Coisas da Cidade", por J. Fuas Koupinha; "Consequent 
cias do Espirit ismo", por A. M . ; produQoes de Marta Maria 
(pseudonimo de Raquel L ima) ; Padre Luiz Gonzaga Cabral ; 
Frei Joao da Paciencia, que, a par t i r de agosto, escrevia sobre 
temas sociais, pa ra cont inuar , nos anos seguintes, a inda que 
esporadicamente , com outros artigos, mas uti l izando o proprio 
nome — Aur61io Domingues; Jose Hortas, que, en t re outros t e 
mas , focalizou "o d r ama mexicano", quando elementos ca to-
licos e ram "assassinados, fr iamente, pelos soldados de Plutarco 
Sales", assunto avocado, a inda nos dois anos seguintes, pelo 
Conego Xavier Pedrosa, a par dos variados temas de que se o-
cupava, refutando, inclusive, art igos de Nelson Coutinho (se-
gundo semestre de 1929), que defendia, n'A Voz de Narareth, 
a politica social do governo do M6xico (2)-

A 26 de abril de 1928 o Padre Carneiro passou a acumular 
a gerencia . Era adminis t rador da oficina R. Silva. Tamb6m 
sirgiram produ?oes de Paulino d'Alva; padre Leonardo Masce-
lo; C. G., o das "Notas Soltas"; Flavio Celso; frei Manuel da 
Esperanca e padre Manuel Gregorio, que assinou longa serie 
de "Car tas do Sertao", refutando um discurso do professor Me-
todio Maranhao , publicado na Revista Academica, sob o titulo 
"O direito e a religiao". Outro colaborador de entao foi o es-
t u d a n t e Afonso Ligorio Bezerra, nor ter iograndense, inclusive 
usando o pseudonimo Alipio Serra. 

Tres grandes edigoes proporcionou A Tribuna, de 20, 36 e 
28 p^ginas, respect ivamente, a 26 de agosto de 1928, 1 de se-
tem.bro de 1929 e 26 de agosto de 1930, comemorat ivas do ani--
vers^rio de sua fundagao, incluindo na pr imeira delas cliches 
dos diretores da Associacao da Boa Imprensa , assim const i tui-
da: Andrade Bezerra (presidente) , Bruno Veloso da Silveira, 
Manuel Dias dos Santos, Barreto Campelo e Adriano Pinto Coe-
Iho. Divulgaram mater ia especial, sobretudo produgoes de Mau-
ro Mota, padre Antonio Fernandes , Milton Cabral, Costa Rego 
Junior , Domingos de Albuquerque, Eust^quio Gomes, Clodoal-
do Pessoa de Oliveira, Jos6 Vieira Coelho, Joaquim Maria Mo-
reira, Fernandes da Costa, Manuel Lubambo e outros . Boa far-
tura , tamb6m, de anuncios . 

(2) Logo a seguir, o Conego Alfredo Xavier Pedrosa reuniu tais artigos 
em livro, denominando-o "A epopeia do Mexico". 
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Dai por deante, sucederam-se edigoes bem nutridas nas da-
tas comemorativas. Barreto Campello substituiu Andrade Be-
zerra no corpo redacional. Novos colaboradores ocuparam, em 
1930, as pAginas do seman^rio, tais como: Gomes Maranhao, 
Nilo Pereira, padre Tenorio de Canavieiras (pseudonimo de D. 
Gabriel Beltrao) ; padre Campos Gois, conego Eust^quio de 
Queiroz, padre Jos6 de V. Borba, Andrade Lima Filho, padre 
Alfredo Camara, padre Joao Costa, Pery, etc. Voltou Pierre ("De 
leve") e surgiu Zaqueu com o quadro em duas colunas, tipo 
corpo 12, intitulado "Leia"; mais Efge e S. A., este assinando 
as "Coisas do Sertao". 

Ao atingir 1931, a diregao do jornal voltou ao Conego Xavier 
Pedrosa, o qual foi, depols, substituido pelo conego Eust^quio 
de Queiroz-

Em Janeiro do ano seguinte, A Tribuna, "sempre a lutar 
contra os inimigos da religiao e contra os "inimlgos" da boa 
imprensa, isto 6, os indifentes", entrou em nova fase, publican-
do-se bissemanalmente, as quartas-feiras e aos s^bados, sob a 
diregao do professor Rui de Aires Belo, tendo como redator-se-
cretario Jos6 Carlos Dias, este s6 at6 o mes de agosto, ficando 
vago o cargo. Colaboragao principal de Landelino Camara, 
Andrade Bezerra, Luiz Delgado, Jos6 Vieira Coelho, padre Joao 
Costa e Manuel Lubambo. Passou para 20$000 o prego da assi-
natura anual e para lOSOOO a semestral. Durante algum tem
po, nesse ano, teve a assistencia eclesi^stica do padre Airton 
Guedes. Combateu a instituigao do Rotary Clube. 

Seguiu-se a publicagao, inalteravelmente, e a 14 de junho 
de 1934 ocupou Luiz Delgado as fungoes de redator-chefe, so 
permanecendo, por6m, at6 fevereiro do ano seguinte, embora 
continuasse como colaborador. 

Ainda em 1934, a 29 de dezembro, A Tribuna voltou a publi-
car-se semanalmente. Outros colaboradores da nova fase: No-
vais Filho, Oscar Mendes, Sergio Higino, Tristao de Ataide (Al-
ceu Amoroso Lima) e Luiz Santa Cruz. 

Continuou a publicagao pelos anos afora. 

A partir da edigao de 3 de setembro de 1939 (32 p^ginas), 
diminuiu o formato para 37x27, a tres colunas de composigao, 
quando assumiu a gerencia Joao Meneses. Durante uma sema-
na, circulou diariamente, ora com oito, ora com dez p^ginas, in-
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serindo amplo notici^rio, ilustragoes e trabalhos assinados so-
bre o Congresso Eucaristico Nacional, na ocasiao reunido no 
Recife. Chegou ate a edicao de 12 de junho de 1943, quando 
circunstancias especiais impuseram sua suspensao. 

Passados alguns anos, A Tribuna foi restituida ao publicis-
mo, precisamente a 26 de outubro de 1947, "ao termo de uma 
interrupcao determinada, inicialmente, pela rnudanga da reda--
Cao e da oficina, em vista da destruicao do predio onde funcio -
navam, para alargamento da rua e construgao da ponte Duarte 
Coelho, e prolongada depois por varios motives". 

No mes seguinte, aumentou de formato — cinco, depois, 
seis colunas — nao mais alterado, e a assinatura anual subiu 
para Crfi 25. A 10 de Janeiro de 1948 reencetou circulagao re
gular, lendo-se numa nota o seguinte: "Antes divulgara alguns 
numeros de propaganda, que eram, na verdade, um apelo aos 
amigos da imprensa catolica, no sentido de auxiliarem a sua 
difusao, restaurando os servigos de assinatura e vendagem, que 
ha anos se haviam interrompido. Nao tardaram esses amigos. 
Trouxeram uns a sua assinatura individual. Outros organiza-
ram listas de assinantes. Outros, ainda, atendendo a solicitagao 
de revdmos. plrocos e reitores de igrejas, organizaram a dis-
tribuigao de exemplares do jornal, e assim por deante". 

Finalmente a 7 de fevereiro de 1948, Luiz Delgado assumiu 
a direcao da folha, que iniciou uma fase de plena normalidade, 
saindo semanalmente, com oito p^ginas, repletas de boa e va-
riada materia. Foi logo contratada a publicacao do servigo in-
formativo de "Noticias CatoUcas", organismo de corresponden-
cia jornalistica mantido pelo "National Catholic Welfare Coun
cil". 

A 23 de outubro do mesmo ano, Durval Mendes entrou a 
funcionar comio redator-secretario. Novo aumento sofreram as 
assinaturas anual e seinestral, que forani tabeladas, respecti-
vamente, em Cr,̂  35 e Cr.f 20. Esses precos elevaram se, depois, 
para Cr6 40 e Cv$ 25, com acrescimo de Cr,? 5 para o interior 
e CrS 10 para outros estados, enquanto o niimero avulso, aque-
la epoca estabelecido em CrS 0,70, passou para CrS 1. 

So ligeiras modificagoes ocorreram apos o inicio dessa ul
tima fase, continuando A Tribuna a sair todos os s^bados, ser-
vindo a sua precipua finalidade de orgao catolico, bem redigi-
do e conceituado. Materia principal: "Evangelho"; "O santo 
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da semana", por Adauto X. Carneiro Pessoa; "Agao Catolica", 
a cargo de Dom Costa; "Pelo Brasil afora"; "Noticias de toda 
par te" ; "Pelas paroquias"; "A que filmes assistirei?"; e servi-
Qo das agendas estrangeiras "Fides", "Kna", e "Nev/service", 
al6m de notas editorials e trabalhos assinados por elementos 
de projecao nas letras cat61icas do pais. Entre os liltimos cola-
boradores, de substituicao em substituigao, contavam-se Tristao 
de Atalde, d- Helder Camara, padre Daniel Lima, d. Pedro Ban-
deira de Melo, padre Domingos Carneiro, padre Bonifacio 
Hemelink, Judite Listowel, padre Zeferino Rocha, Manuel Si-
moes Barbosa, Amadeu Cunha, Jandar i Leitao, Adige Mara-
nhao de Barros, Carlos Mesquita, Bernardino Quit6 de Vascon-
celos, Antonio C. de SA Barreto, apdre Nestor Oliveira, Paulo 
C. Brito Filho, padre Teofanes Barros, Carlos Frederico Ma-
ciel, Luiz Valois, C. Viana, padre Antonio Loebmann, Epami-
nondas de Albuquerque, Francisco Barreto Campelo, Jorge A-
brantes, Costa Porto e outros, nem todos com assiduidade. No 
periodo de 1950 a 1952, B.N. ou seja Benedito Nunes, assinou 
uma s6rie de 60 cronicas, sob o titulo "Coisas velhas e novas". 

Atingido o segundo semestre de 1954, A Tribuna intensifi-
cou suas atividadcs, dando algiimas edlQoes extraordin^rias a 
saber: 24 de julho — 24 p^ginas, em dois cadernos — dedicada 
ao Tricenten^rio da Restauragao Pernambucana, com trabalhos 
alusivos, assinados por Nilo Pereira, Tristao de Ataide, Alfredo 
Carlos Schmalz, Padre Francisco Haasen, Frei Bonifacio Mul-
ler e Flavio Guerra, e outros de Francisco Montenegro, Manuel 
Simoes Barbosa, Luiz do Nascimento (3), etc. Inseriu, al6m 
disso, vibrante editorial e vasta materia noticiosa e informa-
tiva, a respeito das comemoragoes, estampando, na primeira 
p lg ina do segundo caderno, ilustragoes referentes k guerra con
tra OS holandeses. 4 de agosto — 12 paginas — em homenagem 
ao Congresso Nacional da Aparecida. 7 de dezembro — 12 pa
ginas — comemorativa da proclamagao do Dogma da Imacula-
da Conceigao de Maria. 25 de dezembro — 16 pdginas — dedi
cada ao Natal, em dois cadernos, com alegoria de Vilares e co-
laboragao alusiva. 

Na edigao comum (sempre oito paginas) de 18 de setem-
bro, foi noticiado que os irmaos Maria do Socorro, Paulo Andr6 
e Jos6 M. Dias da Silva tomaram a iniciativa de constituir-se 

(3) Divulgou este relate da vida d'A Tribuna, agora bastante a m -
pliado. 
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em comissao para conseguir fundos destinados ao pagamento 
(por fora dos recursos normais da Associagao da Boa Imprensa) 
dos compromissos resultantes da aquisiQao da nova m ^ u i n a 
impressora e outros melhoramentos introduzidos nas instala-
goes grS,ficas. 

O redator-chefe Luiz Delgado divulgou, nos liltimos meses, 
artigos em defesa da Liga Eleitoral Catolica (4) . O Arcebispo 
de Olinda e Recife, d. Antonio de Almeida iniciou, a 20 de no-
vembro, uma s6rie de artigos intitulados "A verdadeira Igre-
j a " . Vicente Vanderlei passou a estampar, utilizando a inicial 
V, a interessante segao "Ins tantaneos" . 

Chegando aos 481/2 anos de vida em dezembro de 1954, A 
Tribuna constituiu um exemplo de tenacidade. Experimentou 
momentos dificeis; manteve campanhas religiosas, em polemi-
ca com outros jornais, pela pena, sobretudo, de Barreto Cam-
pelo e Luiz Delgado; esteve suspensa durante quatro anos e, 
finalmente, reergueu-se, tornando-se, no Recife, o periodico de 
vida mais longa e, no Estado, o segundo em efetiva circulagao. 

A Associagao da Boa Imprensa de Pernambuco, de que era 
orgao A Tribuna, dispunha de bem montada oficina, com Li-
notipos, sendo o jornal impresso em m^quina Schenellpressen. 
Era tesoureiro da empresa o escritor Alfredo Carlos Schmalz, 
estando a administragao da tipografia, h6, muito, confiada a 
Diogenes Ferreira Prado (5) (Arq. Pub. Est., Bib. Piib. Est. e 
Arquivo d'A Tribuna). 

GAZETA HOMOEOPATICA DE PERNAMBUCO — Fublica-
gao Mensal — O n" 1 foi dado a luz no mes de setembro de 1906, 
formato de 24x15, com oito p^ginas de duas colunas. Redator 
— Dr. Sabino Pinho, em cuja farm&cia, k rua Barao da Vito-
ria (atual rua Nova) n° 43, funcionava a redagao. Trabalho 
gr^fico da Imprensa Industrial, k rua do Apolo ns . 78/82. Ta-
bela de assinaturas: ano — 4$000; semestre — 2$000. Prego do 
exemplar — $400-

(4) J a a 20 de marQo de 1954 fora editado o Boletim da LEC, como 
suplemento d'A Tribuna, em pequeno formato de 26x19, com quatro pa-
ginas, de cuja materia especializada constou uma Mensagem de D. Anto
nio Morais, dirigida ao Clero e aos fieis da Arquidiocese. 

(5) A publicagao prosseguiu em 1955 e parou e m . . . 
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Visava, consoan te o edi tor ia l i n t i t u l ado "Nosso p r o g r a m a " , 
a vulgar izar , "por todos os meios, embora p a i i d a m e n t e , os p r o 
gresses da H o m e o p a t i a " e defender , "com a m a x i m a cortesia 
e s em ofensas pessoais, os a t a q u e s cientificos que p o r v e n t u r a 
Ihe forem feitos por del icados a n t a g o n i s t a s " . 

Constou o sumar io de ex tenso a r t igo cientifico, ass inado 
pelo di re tor , e de t ranscr igoes do mesmo c a r a t e r . 

A pa r t i r do no 3, t r a n s f o r m o u -se em REVISTA HOMOEOPA-
TICA DE PERNAMBUCO, passando a ter 16 pAginas, afora a 
c a p a . Publ icado o no 4, em dezembro, t e rminou o ano I, pe r -
fazendo, em n u m e r a g a o seguida, o to ta l de 48 p ^ g i n a s . 

Comegou n u m e r a g a o nova em Janeiro de 1907, ao c i rcular 
o no 1, a n o I I . A q u a r t a edigao saiu em abri l , f icando suspensa 
pelo espago de u m a n o . 

Reapa receu em ma io de 1908, ano I I I , com o no 9, p rosse-
guindo a n u m e r a g a o de pag inas do ano a n t e r i o r . Voltou, e n -
tao , ao reg ime de oito p a g i n a s . Todavia , so foram publicados 
o n ° 10, em j u n h o , e o no 11 (sem d a t a ) em j u n h o . No compu te 
geral dos dois u l t imos anos , verificou-se a soma de 88 paginas . 
No fim, a dis t r ibuigao foi g r a t u i t a . 

Nao deixou a Revis ta de m a n t e r seu p r o g r a m a r ig ido. A-
16m da colaboragao dos medicos especial is tas Nilo Cairo da Sil-
va, Helv6cio de Andrade e Olinto D a n t a s , a redagao polemizou 
com doutores a lopa tas , n a defesa dos seus principios cientificos 
(Bib. Pub. Es t . ) . 

O MESTRE — Pol iant6ia d a t a d a de 10 de se tembro de 1906, 
teve o fo rma to de 30x21, com qua t ro pag inas , em papel couche, 
sendo confeccionada n a oficina da Agencia Jo rna l i s t i ca Pe r -
n a m b u c a n a . E d i t a r a m - n a os "a lunos do terceiro ano jur idico, 
amigos e a d m i r a d o r e s do sap ien te ca tedr^ t i co d r . Henr ique Mi-
let, n o dia da solene i nauguragao do seu r e t r a t o no salao n o -
bre da F a c u l d a d e de Di re i to" . 

F igurou , n a p§,gina de f rente , c i rculada de v inhe tas , o cli
che do mes t r e , t endo por legenda u m soneto, ass im fechado: 

"Dispomos vossa efigie em. meio a galer ia 
Dos vultos mag i s t r a l s da nossa Academia . 
— Mais um sol que resplende a pa r de mui tos sois" . 
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As p6,ginas restantes inseriram saudagoes assinadas por 
Sinfronio Coutinho, Rosa e Silva Junior, Joao Dem6trio, Efrem 
Embirassu, Bartolomeu Anacleto, Aniceto Varejao, Paulo An-
dr6, Domingos Vieira, Ot^vio Coutinho, Gustavo Codeceira e 
outros (Bib. Piib. Est.). 

ARCHIVO MAQONICO — Orgao de Propaganda e Informa-
?6es — O no 1 saiu no dia 12 de setembro de 1906, formato de 
21x13, com 16 p^ginas, afora a capa, na qual se inscrevia a epi-
grafe: "A Gl . . do Gr-. Arch., do Univ..", vendo-se abaixo o 
emblema da Magonaria. Redator-chefe — Nilo Camara; ge-
rente — Ezequiel de Medeiros, funcionando a redaQao na rua 
Dr. Rosa e Silva (atual Imperatriz) no 66. Assinaturas: anual 
— 8$000; semestral — 5^000. Exemplar avulso — 1§000. Publi-
cagao mensal, impressa na tipografia de Julio Agostinho Be-
zerra, a rua do Imperador. 

Constava do artigo programa, intitulado "Os nossos intui-
tos": "Este orgao nao ser& somente um propagador entusiasta 
da Art. . R6al e um informante criterioso para os obreiros do 
bem e da verdade; ele ser^ tamb6m tenda de combate ao vicio 
e ao mal, abrindo para isso as suas colunas aos seus respeitA-
veis irm. . Em troca, porem, do seu esforco, o Archive Maconico 
ambiciona apenas o concurso moral e intelectual e a simpatia 
fraternal dos obreiros deste oriente". Apresentava-se, por fim, 
"a Imprensa e a Magonaria Universal". 

Seguiu-se a publicagao com a devida regularidade, divul-
gando, em cada niimero — de acordo com "Um compromisso" 
a que se impusera a redagao — retratos de tres "irmaos" que 
houvessem prestado "assinalados servigos" a instituigao mago-
nica, pr&tica que foi mantida todo o tempo, estreando com os 
"-liches de Lauro Sodr6, Dr. Jos6 In^cio d'Avila e Tenente Eze~ 
quiel de Medeiros-

A materia da revista, cuja quantidade de p&ginas foi au-
mentando pouco a pouco, at6 o m^ximo de 52, constituiu-se de 
doutrinagao, polemica, notici^rio das Lojas, artigos de colabo-
ragao e o coment^rio "Atoa. . ." , assinado por Lucullo. 

De inicio, o articulista do Archive criticou acerbamente a 
queima de Biblias, rec6m efetuada, em Caruaru, por frades 
capuchinhos. Depois, entrou a combater a Tribuna Religiosa, 
em numerosas edigoes, com ela discutindo acirradamente, na 
defesa dos respectivos pontos de vista. 
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Foram colaboradores: Manuel Arao, Dr. Ferrer, Caitano 
de Andrade, J . A. Souza Leao, Mario Melo (1), Tomaz Ferrei-
ra de Aquino, que assinava, em 1909, as "Cartas Franqueadas", 
ao passo que Ze da Hora escrevia as "Cartas de prego", conti-
nuadas em 1910; Olivio Camara, D^rio Veloso e Magalhaes Li
m a . 

No decorrer de 1907/08, divulgou a "Exposigao historica da 
Magonaria no Brasil", autoria de Manuel Joaquim de Meneses. 

Reproduziam-se discursos de reunioes solenes, a par de am
ple notici&rio das atividades da Magonaria em Pernambuco; 
mais as segoes "Avisos e Comunicados", por Veritas; "Notas e 
Tnformagces", "Publicagoes recebidas" e "Trocos miudos". 

No n° 48, de agosto de 1910, iniciava-se a insergao do im.-
portante t rabalho de Manuel Arao "A legenda e a hist6ria na 
MaQonaria" o qual, ocupando diversas p^ginas de cada edigao, 
se estendeu por 38 publicagoes seguidas, sem chegar ao fim, 
uma vez que a revista parou. 

Foi ininterrupta a circulagao do Archive Magonico, com 
doze edigoes por ano, em numeragao seguida. Assim transpds, 
obedecendo k mesma orientagao de Nilo camara , ano apos ano. 
Nas edigoes de abril e maio de 1912 surgiram os primeiros ape-
los aos assinantes, para que saldassem, na gerencia, os com-
promissos do ano anterior . 

Vencendo dificuldades materials e financeiras, o magazine 
da Magonaria pernambucana chegou ao fim de sua existencia 
com o no 86, ano VIII, de outubro de 1913 (Bib. Pub. Est., Bib. 
Nac. e Bib. Est. de Sergipe) (2) . 

O TAGARELLA — "Mais um jornal humorlstico circulou 
ontem (dia 25) nesta cidade. Est^ bem impresso, 6 de proprie-

(1) A edigao de fevereiro de 1909 distribuiu-se acompanhada de luna 
plaqueta de 28 paginas, contendo o discurso de Mario Melo "A MaQonarla 
no Brasil (Prioridade de Pemambuco)'*, pronunciado em reuniao da loja 
"Seis de Marpo". 

(2) fi incompleta a colegao da Biblioteca Publica do Estado, faltando, 
prlncipalmente, todo o ano de 1907. Na Biblioteca Nacional, entretanto, 
encontram-se comprovantes de 1906 at6 novembro de 1907. Completa e a 
colecao manuseada em Aracaju, Estado de Sergipe. 
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dade de Bebe e Zezinho e t raz bem a r r a n j a d a s se?oes" (Di^rio 
de Pernambuco , 26/9/1906). 

Embora nao res tem comprovantes dessa pr lmei ra fase, a 
publicagao es tendeu-se , segundo Alfredo de Carvalho (obra ci-
t a d a ) a t6 o n° 4, de 9 de novembro . 

Depois de prolongada suspensao, reapareceu O Tagare l la 
com o n° 4 ( repet ido?) , ano II , a 28 de j u n h o de 1910, formato 
de 27x17, com qua t ro p^ginas de duas colunas a 14 ciceros, sen-
do impresso n a t ipografia de J- Regadas & I rmao, d. rua de Sao 
Francisco (a tua l Siqueira Campos) n° 41, local t amb6m da r e -
dagao . Propr iedade "de uma AssociaQao anon ima" , ass inava-
se a 1$500 por t r imest re , cus tando $100 o numero avulso. 

Constava do seu p rog rama : "Defender os lares ; de tes ta r 
OS espet iculos que dia a dia observamos, contr is tados no t ea t ro 
do escandal ismo; pugna r pelos direitos de quem os tem, e t c " . 

Seguiu-se a publicagao de acordo com o enunciado, inse -
r indo, inclusive, as segoes "Modinhas" , "Tagare lando" , "Da j a -
ne l inha do meu 6° a n d a r observo com o meu binoculo", por K. 
T6 ta ; "Motes a Concurso"; "De va randa a v a r a n d a " por Cas-
calho, e, at6, u m "Folhet im d'O Tagarel la" , com a novela "O 
Arara" , que nao chegou ao fim. No mais , r epor tagens de es -
candalos e notas p ican tes . Quase sempre, i lus t ravam a p r lmei 
r a p^glna charges em zincografia. 

A par t i r do n° 11, viu-se~lhe o formato acrescido pa ra 37 
x26. Aumentou, assim, a quan t idade da mat6r ia , mas a qual i -
dade nao melhorou . Teve poucos anunc ios . 

Nada obs tante a "grande acei tagao" de que se ja tanc iava , 
parou O Tagarel la com o no 14, de 15 de se tembro (Bib. P<ib. 
Est . ) . 

HOMENAGEM DAS ALUNAS DO COLLEGIO SANTA MAR-
GARIDA — A sua di re tora Maria Emilia Perei ra de Sousa — 
Circulou a 25 de setembro (1) de 1906, em formato de 32x23, 
com qua t ro p^ginas , em papel roseo, confeccionada n a I m p r e n -
sa Indus t r ia l , k rua do Apolo. Via-se, de frente, o cliche da 
homenageada , ao lado do soneto "Prei to", da poetisa S a n t i n a 
Potlguarfe. Seguiram-se o ar t igo "A ins t rugao da mulhe r" , de 

(1) Nao de outubro, como consta dos "Anals". 
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Joao Batista Regueira Costa, e uma serie de escritos de sauda-
5ao k aniversariante, motivo da publicagao da poliant6ia, fir-
mados por professores, amigos e alunas, contando-se, ent re 
eles, Leopoldo Pires Ferreira, Leonino Correia, Benedito Costa, 
Tolentino de Carvalho e Ollmpio Fernandes e, entre elas, A-
m a n d a Munier, Maria das Merces Oliveira, Leonor Ramos e 
Elvira Santos Lima (Bib. Pub. Est.) . 

O BRASIL — Edigao linica, apareceu no dia 21 de outubro 
de 1906, formato de 30x20, com quatro p^ginas, impressa em 
bom papel, t rabalho da oficina do Jornal do Recife. Constou, da 
primeira, um soneto de Oscar Brandao da Rocha, ladeando o 
cliche do homenageado, e, abaixo, as palavras: "Salve! ao ex-
celso aeronauta Jos6 Pereira da Luz — Preito de homenagem dos 
seus admiradores: Oscar Brandao, Joao Ezequiel, Artur L. Mo-
reira, Euclides de Oliveira, Odilon Vidal de Araujo, Tomaz 
Barreto, Joao Monteiro, Francisco das Chagas, Julio Antonio 
Ferreira, Tiago J . dos Santos, Jer6nimo M- de Albuquerque e 
Joaqulm Far ias" . 

Todos esses nomes f irmaram artigos ou notas de saudagao, 
individualmente, ao modesto ar t is ta que ia levantar voo, pela 
segunda vez, no balao "Brasil", por ele proprio construldo (Arq. 
Pub. Est.). 

O BAPTISTA — Poliant6ia organizada por admiradores do 
m6dico Joao Batista de Carvalho, ao ensejo do seu regresso da 
Europa, saiu a lume no dia 25 de outubro de 1906, formato de 
30x20, com quatro p^ginas. Impressao da oficina da Aggncia 
Jornallst ica Pernambucana . Via-se, na primeira, cercado de 
vinhetas, o re t ra to do renomado clinico, seguido de poema de 
exaltagao, assinado por L. 

O espago res tante esteve repleto de artigos, notas e sauda-
goes ligeiras, em que se focalizava a personalidade do "huma-
nit^rio cientista, que (palavras de Spencer Neto) do seu sacer-
docio jamais fez um balcao mercen^rio, experimentando sem-
pre inef&vel jubilo em socorrer ao pobre, alivi^-lo, cur^-lo dos 
males do corpo". Escreveram, a respeito, entre outros: Bianor 
de Medeiros, Erasmo de Macedo, Alfredo Gama, Augusto Cu-
nha , Jos6 Lima e Felix Francisco das Chagas (Bib. Pub. Est) . 

ESPUMAS FLUCTUANTES — Revista Mensal da Sociedade 
L i t e r ^ i a Castro Alves — Circulou o primeiro niimero em outu
bro de 1906, formato de 25x18, com doze p^ginas, em bom pa-
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pel, afora a capa, esta em papel de cor, assetinado, com cabe-
galho ilustrado, tendo ao lado a Sumula dos trabalhos publica -
dos. Diretor — Camilo Morato; secret^rio — Astrogildo de 
Carvalho; gerente — Fausto Rabelo, situando-se a redagao na 
rua de Horta n^ 96. Assinaturas: ano — 3$000; semestre — 
1$500; numero avulso — fSOO. 

A primeira p^gina do texto exibiu cliche de Castro Alves, 
com a legenda: 

"Salve! o rei dos poetas Inspirados, 
Que escreveu, em estrofes cintilantes, 
Em versos belos, versos cinzelados. 
As imortais Espumas Fluctuantes". 

Consoante o editorial de apresentagao, abrindo a p&gina 
seguinte, a revista penetrava "o sacrossanto templo do jorna-
lismo indigena", firme e crente "na nobilitante tarefa de pro-
pagar a instrugao, galvanizando o cadaver da indiferenga em 
que jazem as letras p^tr ias" . 

S6 saiu o no 2 (e ultimo) no mes de dezembro, em forma-
to um pouco maior, impresso no Albergue Tipografico, a rua 
das Laranjeiras (espago hoje ocupado pela Avenida Dantas 
Barreto), para onde igualmente se transferira a redacao, sendo 
as duas primeiras p&ginas dedicadas, com o respectivo cliche, 
a Bianor de Medeiros, presidente honor&rio da "Castro Alves", 
saudado em versos por C. Morato e, em prosa, por Astrogildo 
de Carvalho. 

As duas edigoes, formando 32 p^ginas, em numeracao se-
guida, divulgaram, afora a produgao dos redatores, outras, em 
prosa e verso, assinadas por Benedito Pinto, Carlos Boto Gui-
maraes, Maranhao Sobrinho, Costa Rego Junior, Bianor de Me
deiros, Francisco Leao, Almeida Neves, Jos6 Monteiro, Rodova-
Iho Neves, Antonio de Sousa Pinto, Mariano Lemos, M. Por-
ciuncula, M^rcio Marques e Leonardo Pereira, terminando com 
ligeiro notici^rio (Arq. Piib. Est.). 

THEREZA DINIZ — Poliant6ia datada de 31 de outubro de 
1906, constituiu um preito de "homenagem dos seus admirado-
res em a noite do seu concerto". Trabalho grdfico da tipogra-
fia da Agenda Jornallstica Pernambucana, de J . Agostinho 
Bezerra, apresentou o formato de 33x22, com quatro p^ginas a 
tres colunas de composigao, Impressas em papel superior. 
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A primeira p^gina estampou, ao lado dum soneto de J . B . 
Regueira Costa, a eflgie da beneficiada e, abaixo, duas cronicas 
ligeiras, de Manuel Arg,o e Teotonio Freire . Nas p^ginas do 
centro, liam-se poesias de Barbosa Viana, Oscar Brandao, Ma-
laquias da Rocha e Leandro de Oliveira; mais cronicas de Ar-
tur Muniz, Bianor de Medeiros, Osvaldo Machado, Domiclo 
Rangel, Dr . Ferrer, Alfredo Caspar, Isaac Cerquinho, Durval 
de Brito, A. Bal tar Filho e Manuel Carvalheira, todos enal te-
cendo a personalidade artist ica da pianis ta . A p^gina do flm 
foi ocupada com o programa do concerto, realizado no Teatro 
San ta Isabel (Bib. Piib. Est.). 

POLYANTHfiA COMEMORATIVA DO MONTE-PIO POPULAR 
PERNAMBUCANO — 50<» Aniversario — Ostentando capa t r a -
ba lhada em. vinhetas, a cores, e um texto de 20 p&ginas, no m e -
Ihor papel couch6, efetivou-se a publicacao no dia 11 de no-
vembro de 1906, formato de 28x19, sendo impressa na oflcina 
gr^fica da Agfincia Jornalistica Pernambucana, de Julio Agos-
t inho Bezerra. 

Inseriu vasto material informativo em torno da primeira 
a ult ima diretoria, uma "Notlcia historica do Monte-Pio Po
pular Pernambucano", i lustrada de fotogravuras, e mais a r t i -
gos ou poesias alusivos ao cinquenten^rio, firmadas por Ma
nuel Arao, Costa Rego Junior, Joao C. de Melo Cabral, Ermiro 
Lima, Cardoso Reis, Ildefonso de Freitas Pinheiro e P . T . Ma-
estrali (Arq. Pub. Est.). 

O DIABO — Semanario Critico Ilustrado — Saiu a lume no 
dia 12 de novembro de 1906, formato de 31x21, com oito paginas 
(1), sendo a primeira e a ult ima constituidas de charges em 
litogravura ou zincografia. Impresso no Atelier Miranda, ^ rua 
Padre Nobrega ns . 18/22, t inha redagao k Travessa do Corpo 
Santo no 25. Diretor-artistico — Diabo Louro (pseudonimo 
de Valfrido Leonardo Perei ra) ; redatores — Demulo, Dragulo 
e Sataniel. Assinaturas: por ano — 7$000; semestre — 4$000-
Numero avulso — $200. 

A ediQao de estr6ia, em artistico desenho a craion. exibiu, 
na p^gina de frente, o Diabo de macs dadas com a Imprensa, 

(1) Todos OS exemplares da colepao do Arquivo Piiblico Estadual estao 
desfalcados das quatro pdiginas centrals . Nao foi possivel avistar nenhum 
comprovante d'O Diabo em qualquer outra biblioteca ou arquivo part icular . 
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numa saudagao a Ze Povo. Nao apresentou, no texto, artigo-
-programa. Uma das duas charges da p^gina de fundo, por sua 
vez, mostrava O Diabo no cemit6rio, sobragando algumas co-
roas mortu^rias, diante dos tiimulos da Revista do Norte, A 
Reforma, O Besouro e A Cobra. 

Circulando ^s segundas-feiras, com as mesmas caracterls-
ticas, o periodico, a par de editorials focalizando temas dife-
rentes e versos liricos de Oliveira Brasil ou Matos e Silva, in-
seria "Historia de Trancoso", por Pafuncio; ' 'Cartas do Infer
no", por Plntao; "Semana el6trica", por J. da Hora; e notas li-
geiras, critlco-humoristicas, assinadas por Lucifer, Gil, Diabo-
lino dos Anjos, Diabo Coxo, e tc . O n® 4 estampou, na ultima 
p^gina, o original musical da canconeta "O Diabo", do Dr. 
Naureddin, e a letra do Dr. K. Ladinho. 

A publicagao s6 chegou at6 o n° 5, de 10 de dezembro (Arq. 
Piib. Est.). 

O AQUINO — Numero unico, publicou -se no dia 22 de no-
vembro de 1906, formato de 28x18. com quatro p^ginas, impres-
sas em pa pel verde, sendo o trabalho material da oficina do 
Jornal do Recife. A primeira, a guisa de capa, estampou, em 
tipos fortes, com vinheta florida ao centro, os dizeres: "Home-
nagem dos alunos do Externato 22 de Novembro ao seu dlretor 
Tomaz Ferreira de Aquino — em solenizacao ao seu aniversArlo 
natalicio". Fechando-a, um "Salve" a da ta . 

As p^ginas centrals inseriram diversas saudagoes assina
das, figurando na derradeira um soneto de Francisco Leao, cu-
ja "chave de ouro" fol a seguinte: "Natal bemdito, refulgente 
e santo!" (Arq. Pub. Est.). 

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS — Poliant6ia em home-
nagem ao 65° anivers^rio da Sociedade dos Artistas Mec§,nicos 
e Liberals e 26° do Lyceu, entrou em circulagao a 26 de novem
bro de 1906, formato de 33x22, com quatro pAginas de tres co-
lunas, impressa na Ag. J o m . Pernambucana. 

Divulgou mais de uma pS,gina de coment^rios em torno da 
vida das duas instituigoes, o programa festivo da data e pro-
dugoes alusivas, da autoria de Alfredo M. J . dos Passes, Sa
muel Lins, Rog6rio de Paiva Machado, Olimpio Galvao e ou-
tros (Arq. Pfib. Est.). 
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A PRIMAVERA —• Propriedade "de uma Associa?ao", deu 
k luz o no 1 a 1*' de dezembro de 1906, obedecendo ao formato 
de 32x21, com quatro p^ginas de duas colunas largas. Imprl-
mlu o novo 6rgao, em papel couch^, a Livraria Francesa, k rua 
1° de Margo n^ 9- Redatores — Dlamantino Costa, Joao do 
Nascimento, Herculano F . Neves, Jose Alves de Sousa Bandei-
ra Fllho, Teodoro do Nascimento e Pierre Luz. 

Sem editorial de apresentagao, trazla, apenas, na tercelra 
pAglna, suclnta nota de saudagao e "merecidas homenagens" 
d. Imprensa pernambucana. O n" 2, que foi ultimo, clrculou no 
dla 16. 

Tendo a primeira pAglna ilustrada (alegoria e charge de 
Benevenuto Teles), dlvulgaram as duas edigoes literatura, em 
prosa e verso, de iniciandos, inclusive J . B. B. J . e Jos6 Be-
zerra, e uma parte de Variedades (Arq. Piib. Est.). 

O COMETA — Jornalzinho liter^rio de vinte centimetros 
de altura por duas simples colunas de composigao, com qua
tro p&glnas, deu d. luz sua primeira edl§ao a 7 de dezembro de 
1906, "por ser dia do encerramento das aulas do Instltuto 19 
de Abril ou Col6gio Porto Carreiro", consoante llgeirissima nota 
de apresentagao, a qual terminou desejando aos "assinantes e 
amigos boas festas e felizes entradas do novo ano". Apresentou 
como redatores Carlos Manuel Seixas, Lulz Farla, Domingos da 
Sllva Ferreira Neto e Pedro Faria, destlnando-se a circular nos 
dlas 1 e 15 de cada mes. Impressao da tipografia do Jornal do 
Recife, d. rua do Imperador n" 47. 

Inexplicavelmente, saiu o "n" 5" do quinzen^rio no dla 15 
de dezembro, pedindo a mesma consideragao e confianga dls-
pensadas pelos "am^veis leitores ao . . . quarto numero". In-
dicava entao: asslnatura mensal — 500 r61s; numero avulso — 
300 r6is. Esses pre?os balxaram, depois, para $200 e $100, res-
pectlvamente-

A par de llgelras produQ5es asslnadas, O Cometa inseriu 
noticl^rio, pensamentos, telegramas "especiais", anedotas e 
charadas. 

Ap6s quase dois meses de f6rias, voltou o orgao estudantil 
com o no 1, ano II, a 9 de feverelro de 1907, para continuar sem-
pre Impresso em papel couch6, at6 o n° 8, de 20 de julho, ten-
do-se afastado da redagao, no mfes anterior, Domingos Neto. 
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Manteve programa noticioso e humoristico, a par da mcipiente 
l i tera tura dos redatores e de outros colegas, tals como: A. F ra -
ga Rocha, Jos6 M. Simoes, Manuel Xavier da Cunha Sobrinho, 
Oriocongo, com os "Tipos da 6poca"; J . Ezequiel, e tc . (Arq. 
Pub. Est.) . 

AI^MANACK DO NATAL — Editado pela empresa do 6rgao 
caricato O Periquito, e impresso na oficlna da Ag. Jornallst ica 
Pernam.bucana, circulou em dezembro de 1906. 

"Confecgao humoristica e li ter^ria de For tuna te Ventura", 
dlvulgou: "Cr6nica e critica dos mais importantes fatos do ano, 
com gravuras elucidativas, retratos, e t c . ; resenha das compa-
nhias que ocuparam o nosso teat ro durante o ano, com re t ra 
tos de ar t is tas ; br i lhante e escolhida cole?ao de modinhas, 
cangonetas, fadinhos, etc-; grande profusao de charadas , lo-
gogrifos, enigmas e outras coisas parecldas; anedotas l lustra-
das com interessantes gravuras; uma deliciosa valsa do dr . Al
fredo Gama, musica de grande sucesso, e mais uma grande 
variedade de coisas curiosas e agrad^veis". Concluiu o not l -
clarlsta: "Parece at6 impossivel que tudo isto se de por IfOOO" 
(O Periquito, 7/1/1907). 

1907 

BOLETIM DA UNIAO DOS SINDICATOS AGRtCOLAS DE 
PERNAMBUCO — Circulou pela primeira vez em Janeiro de 
1907, com 32 p^ginas, mais a capa, formato de 22x14, sendo 
confeccionado na Imprensa Industr ial , k rua Visconde de I t a -
parica (atual do Apolo) n s . 48/51. Redagao na sede da Uniao, 
k rua do Imperador n^ 29, 1° anda r . Assinava-se a 6$000 por 
ano, custando iSSOO cada exemplar. 

Comegou o artigo de apresentagao com a nota a segulr: "A 
lei n° 791, votada pelo Congresso Legislative do Estado de Per -
nambuco e sancionada a 30 de maio ultimo pelo Exmo. Sr. Dr . 
Desembargador Sigismundo Antonio Gongalves, determina a 
"publicagao mensal de um boletim, em que serao publicados 
dados estatisticos relatives k lavoura e k industria, instrugoes 
pr^tlcas para o ensaio de culturas novas e seu aprovei tamento 
industrial , artigos de divulgagao de conhecimentos cientlficos 
liteis a agricultura e indiistrias conexas, estudos sobre a Indiis-
t r ia pastoril e estudos sobre as melhores ragas de animals , cuja 
criagao convenha desenvolver no Estado". A Uniao dos Sindi-
catos Agrlcolas de Pemambuco foi incumbida de dar execugao 
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a esta par te da referida lei: este Boletim 6 a realizagao do com-
promisso". 

Ap6s cinco p^ginas de digress5es sobre a sltuagao da Agri-
cul tura e, par t icu larmente , do agricultor no pals, concluiu o 
editorial ista: "O Boletim da Uniao dos Sindicatos estA aber to 
ao concurso de todos. Que os mais competentes e os bem In ten-
cionados venham aqui ex te rnar seus estudos, suas observagoes, 
seus conselhos". 

Obedeceu ao sum&rio a seguir: Notas Sindicais — Leis — 
Atas da Instalagao da Uniao (1906) e das seQoes subsequentes 
— Estatist ica de en t radas e saidas de agucar na e da praga do 
Recife. 

A publicagao seguiu-se mensalmente , var iando (para mais) 
a quant idade de p^ginas, estas numeradas in in te r rup tamente , 
de edigao para edigao, al6m da insergao de mapas das cotagoes 
de agiicar, admit indo raros anuncios-

Com o n° 12, do m6s de dezembro, que encerrou o ano, a t i n -
glu o Boletim 930 p^ginas . Foram seus colaboradores: J . InS. • 
cio Tosta, Antonio A. de Castro, J . C. Travassos, Corn611o Li
ma, Monteiro da Silva, Joao Bat is ta de Castro, Luiz R. de Bri-
to Passos, Pascoal de Morais, John L. Cowou, D^rio Veloso e ou~ 
t ros . 

Prosseguiu pelos anos afora, assim contando-se a soma de 
p^ginas em cada doze niimeros publicados: 1908 — 758; 1909 
— 530; a penul t ima edigao desse ano (ns . 7/10, de ju lho /ou tu-
bro) registou, com o respective cliche, o falecimento, a 28 de 
julho, do engenheiro agronomo Augusto de Castro, que foi, des-
de o aparec imento do Boletim, "um dos seus principals colabo
radores, o encarregado de sua confecgao". Em 1910 — 806 
pAginas. 

Decorridas as trfes primeiras edigoes de 1911, ocorreu subs-
tancia l modificagao na vida do periodico, o qual, a par t l r do 
no 4/5, de abr i l /maio, passou a denominar-se Boletim Agricola 
de Pernambuco, acrescentando: "<!>rgao do Servigo Agron6mi-
co e da Lavoura. Publicado pelo Governo do Estado, sob a dlre-
gao da Uniao dos Sindicatos Agricolas de Pernambuco" . Di-
vulgou-se, entao, o corpo redacional: redator-chefe — Lulz 
Correia de Bri to; secret^rio — Apolonlo Peres . 
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A publicagao obedeceu, desde al, a um sum&rio mais va-
riado, que incluia: Leis e Regulamentos do Governo do Estado; 
relat6rios; estatisticas; monografias avicolas; dados meteoro-
logicos; cronica agricola; notici&rio; indicagoes uteis; com6r-
cio; cambio; pregos do agucar e do algodao; cooperativas; ex-
posicoes; mapas ; etc, a par de boa colaboragao de t6cnicos em 
diferentes especialidades. 

As doze edigoes de 1911 atingirami o total de 790 pdginas. 
O primeiro Boletim de 1912 (1) abrlu com ret ra to do novo go-
vernador pernambucano, General Dantas Barreto . Sem al te-
ragao, os doze numeros do ano somaram 916 p^ginas; os de 
1913 — 772; os de 1914 — 718; os de 1915 — 656; os de 1916 — 
587; OS de 1917 — 440; os de 1918 — 630; os de 1919 — 498. 
Nao incluidas as p^ginas duplas. 

Terminou a existencia do Boletim ao publicar-se o n^ 2, 
ano Xrv, de fevereiro de 1920, contendo 32 pAginas. Permane-
ceram na chefia e na secretaria da redagao, at6 o fim, os res-
peit^veis nomes acima mencionados. 

Nos ultimios anos, flguraram na relagao de colaboradores 
nomes como Elpidio de Figueiredo, E. Cesar Santojane, J . Q. 
Perelra Lima, Joao Rodrigues Becker, Jos6 Teofilo, Pascoal de 
Morals, Fernando Rufier, Antdnlo da Sllva Neves, J . S. Silva 
d'Utra e Jos6 Maria C. da Cunha (Bib. Plib. Est. (2) e Bib. da 
Soc. Aux. de Agric). 

O NOVE E MEIA — Orgao do Clube Carnavalesco SVz do 
Arraial — Clrculou em fevereiro de 1907 o n^ 3, ano III, for-
mato de 33x21, com quatro p^glnas de duas colunas, impresso 
na oficlna gr^fica da Llvraria Francesa. Materia interessante, 
em prosa e verso, a salientar as segoes "Modo de pensar" e "Re-
flexoes", do genero pastiche, mais a colaboragao de Castelo de 
Nantes, Cungunhana, A. B. de Carvalho e Guizo, tudo en t re -
meado de vlnhetas carnavalescas. Notici^rio do pr6stito e a 
quar ta p^gina de anuncios. 

Em margo de 1908, o n° TJnlco, ano IV, dlzla-se 6rgao dos 
Interesses Carnavalescos do Clube. Apresentou melhor forma-

(1) A comegar de Janeiro de 1912, o Boletim fez colocar na capa, so-
bre o tltulo, os dizeres: "Grande Premio na Exposigao de Tur im de 1911". 
A dlstingao fora conferida a Uniao dos Sindicatos Agricolas de Pemambuco . 

(2) A coleQao da Biblioteca Publica do Estado s6 se estende at6 de-
zembro de 1917. 
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to, de 45x35, tendo as pdginas impressas em t inta de cor, cons-
tituido o cabegalho de grande desenho alusivo. Abaixo, os dl-
zeres: "Redagao — Uma pleiade de rapazes com espirito. Ad-
ministragao — Nao tem; o s6culo 6 de cada cabega cada sen-
tenga. E deixa andar- E corra o martelo". Iniciou-o longa cr6-
nica, seguida de bem redigida materia carnavalesca, em prosa 
e verso, inclusive da autoria de Alberto C. Pais Barreto, A. 
Gama, Pedro Doido, Chico e outros pseud6nimos. Deu, t am-
b6m, o Itiner^rio do pr6stito, a diretoria (^ frente F . J . Jaime 
Galvao), o hino do Clube e caricaturas, sendo a quarta pAgina 
de aniincios. 

O no tJnico do ano V publicou-se no Carnaval de 1909, sem 
constar data nenhuma, sendo impresso, como o anterior, na t i -
pografia da Agenda Jornalisica Pernambucana, de J . Agosti-
nho Bezerra, k rua do Imperador ns . 31/33. Formato identico, 
utilizando papel couche, exibiu, ocupando grande espago da 
primeira p^gina, expressiva alegoria multicor, envolvendo o t i -
tulo, tendo como motivo mascaras e relogios cujos ponteiros 
marcavam 91/2. Toda a materia constituiu-se de versos, de to-
dos OS feitios e escolas, a partir do "Artigo de fundo" em so-
neto alexandrino, assinado por L. Foi possivel verificar a boa 
qualidade dos poetas colaboradores, escondidos atr^s de dife-
rentes pseudonimos. Tamb6m impresso em tinta encarnada, 
mas sem aniincios. 

A edigao de 1910 — ano VI, n^ tJnico — foi publicada no 
S^bado de Aleluia, dia 26 de margo, em papel couch§, t inta ver-
melha, mas no formato primitivo. Sempre boa materia, inclu-
indo a transcrigao de interessante cr6nica publicada no Jornal 
Pequeno, do escritor M^rio Sette, a respeito da fundagao do Clu
be, do qual fora eleito presidente (1). 

I 

(1) Na sua crdnica "Reglstrando", de 17/2/1910, no Jornal Pequeno, 
o escritor Mario Sete, dole dlas antes empossado na Presidencia do Clube, 
narrou como fora crlado o Nove e Meia do Arraial. Um grupo de inte-
lectuais viajava, ordinariamente, da cidade para o subiirbio, na maxam-
bomba de 9,25, rlndo e palrando. Eram eles: Lafaiete Bandeira, Nuno, 
Uriel, Gusmao, Leite, R^afra, Cruz Ribeiro e Ambr6slo. Resolveram, numa 
das viagens, transformar o grupo num Cendculo; ia pegando; mas Am-
brdsio, Jd noutra viagem, lembrou que se formasse o "Cluble das 9 % do 
Arraial", tendo A Pimenta como orgao oficial. Como o Carnaval vinha 
perto (era dezembro/1902 ou Janeiro/1903), reunlram-se na casa de Uriel, 
resolvendo organizar um pr^stito modesto de alegoria e crlticas. E assim 
comegou a vida do vitorioso nucleo dos boemios do trem das 91/2. A notar 
que o mencionado Ambrosio era o proprio Mario Sette. 
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Outras edigoes manuseadas d'O Nove e Meia: 

NO tJnico, ano VIII, de 23 de margo de 1913 — segundo Car-
naval . Domino Branco asslnou o editorial, intltulado "Desdo-
bramento de 6poca do riso"- Outros colaboradores: Frei Mar-
celo, Joao Feio, Relojoeiro, Papa-papao, Ozebio, F^ Neco, Mar-
celo (pseudonimo de M^rlo Sette) Fragoso e Birimbau. Bom 
papel e t lnta encarnada. 

NO tJnlco, ano IX, de 22 de fevereiro de 1914. Dizia-se: 
"6rgao mals antigo em circulagao na America . . . Carnavales-
ca — Dantista, de nascenga. . . Quase sempre Conservador. . . 
Liberal, nas horas vagas . . . Marreta... uma ova! — Redagao: 
Oco do Mundo". Bastante Uustrado. Na segunda p^gina, pres-
tou homenagem aos Conselheiros Municipals e & dlretoria dos 
"Destemidos"- O trabalho gr^fico mudara-se para a oflcina do 
Jornal do Recife. 

Outro NO tJnlco salu a 12 de abril do mesmo ano, por oca-
slao da Ml-Careme, ou segundo Carnaval. Materia nova, sem
pre a t raente . 

A edigao do "Carnaval de 1915" foi publlcada a 14 de fe
vereiro. Apresentou, entao, o orgao Clube C. 91/2 do Arralal, 
como redator-chefe Zinanysth Galvez, sendo secret^rlo Anezi-
thovisth C Lima. A prim.eira psigina exibiu retrato do prefeito 
Eudoro Correia com legenda louvamlnheira, em bons versos. 
No mais, humorlsmo e s^tiras carnavalescas. 

Reapareceu no carnaval de 1917, a 18 de fevereiro, segun
do o Jornal Pequeno. 

trltlmo comprovante avlstado: no l, ano XXII (?) de 2 /3 / 
1924, confeccionado na Imprensa Industrial, contando 22 p^ -
ginas, inclusive capa, ilustrada por Alvaro (Amorim), que exi
biu um Pierrot. Inseriu, a par de noticias e descrigao do pr6s-
tito do Clube, materia leve, assinada por Jarbas da Silva, Li-
cio, J . Colaco, A. H. Berenice, Melaco, Nono, Z6 Ferino S. do 
Sul e Pifao. Boa messe de reclamos comerciais (Bib. Ptib. Est). 
(2). 

(2) Colepao, como se v6, desfalcada. A edigao de 1910 pertence ao 
acervo da Biblioteca Nacional, linlca la existente. 
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O BEBfi — 6rgao do Clube Parteiras da Boa Vista — Cir-
culou nas datas conjuntas de 10/11/12 de fevereiro de 1907, em 
pequeno formato, com quatro paginas de tres colunas. Inserlu 
bastante mat6ria satirico-humoristico-carnavalesca, inclusive 
versos de Jos6 Figueiredo e Dr. Piff-Paff ( o mesmo) e do tip6 -
grafo AntOnio Sobreira (Bib. Pub. Est.). 

O ARARA — Periodico Humoristico — Comegou publicar-se 
no dia 14 de fevereiro de 1907, formato de 10x7, com quatro pa
ginas, para distribuigao gratui ta . A primeira exibiu um dese-
nho de cabega, sob o titulo "Int rodugao. . ." e com a legenda: 
"O Arara cumprimenta afetuosamente ao pessoal da classe" 
(1) . Materia ligeirlssima completou a edigao, incluido o inlcio 
da segao "Caretas tipogr&ficas". 

Tres dias apos, apareceu o n° 2, aumentado o formato para 
14x11, dlzendo-se "peri6dico humoristico" e apresentando "Ar-
tigo sem fundo", no qual declarava: "A nossa divisa e unica-
mente trogar o pessoal da classe escovada e alguns araras que 
vierem para nosso lado com hist6rlas de Trancoso". No expe-
diente: "O Arara sai quando tem vontade, troga sem ofender 
e procura adquirir simpatlas de todos". Quanto k colaboragao: 
"Aceita-se, por6m bem escrita e com muita moralidade". Pode, 
entao, admitir mais um pouco de materia e, at6, ilus-
tragao, em xilogravura, alids, pouco expressiva. 

No n° 3 acrescentou~se ao cabegalho: "Ridendo castigat 
mores", constando do expediente que se publicaria as quar tas-
feiras e aos s6,bados. Redatores — Bicudinho e Z6 Povo, o pri-
meiro dos quais assinando duas cronicas, e Gil Greg6rio um 
soneto chistoso. 

Publicou-se, regularmente, at6 o n" 6, de 6 de margo, de-
pois do que se tornou espor^dica a circulagao. Na edigao subse-
quente, do dia 23, eram aqueles redatores substituidos por Ma-
ninho e Ze Timbii. Seguiu-se uma edigao especial, a 15 de abril, 
em forma de revista, com oito paginas, mais a capa, tudo em 
papel couche, abrindo o texto uma zincogravura do Coronel 
Luiz Pereira de Oliveira Farla, gerente do Jornad do Recife, em 
homenagem ao seu anivers^rio nataliclo, do que se ocuparam, 

(!) A primeira p^gina d'O Arara, com llgeira mudancja de palavras 
na lesenda, fol a mesma com a qual se apresentara, em 1906, A Colher. 
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nas p^ginas restantes, v^rias cronicas assinadas, verdadelra 
poliant6ia. 

Passaram-se alguns meses de inatividade e ressurglu O 
Arara — n^ 9 — a 31 de agosto. Outro interregno e voltou a 26 
de outubro, continuando at6 14 de dezembro, quando salu o 
n° 14. 

Ap6s extenso perlodo de f6rlas, prossegulu em 1908, a 22 
de abril, sem deter-se a numeragao. Ao atingir o n° 20, j ^ em 
outubro, cresceu, novamente, o formato, firmando-se em 23x16. 

O corpo redacional substitula-se de vez em quando, vindo 
a vigorar, por algum tempo, o seguinte: Diretor — Nolido; re -
datores — Ze Timbu e Jobeiro; gerente — Maninho, este ul t i 
mo figurando, j ^ no fim, como propriet^rio e redator . Esses 
pseudonimos correspondiam aos nomes, respectivamente, de 
Odilon Vidal de Araujo, Tiago Jos6 dos Santos, Joao Rlbeiro e 
Euclides de Oliveira. 

r 

O Arara inserla mater ia variada, constituida de crGnicas, 
poesias, notlcidrio, trepagoes, charadas, anedotas, epigramas e 
notas humorlsticas, tudo vasado na melhor 6tica. Adotou tres 
concursos, para apurar qual o tipografo mais assiduo ao t r a -
balho, qual o mais bonito e qual o mais feio, sendo vencedores, 
respectivamente, Custodio de Araujo, Odilon de Araujo e JerO-
nimo de Morals. 

Impresso, do primeiro ao ultimo num.ero, na oficina do 
Jornal do Recife, o interessante jornalzinho era confeccionado, 
totalmente, tan to intelectual quanto mater ia lmente , pelos t i -
pografos que ali t rabalhavam, inclusive Chagas Rlbeiro. 

O ultimo numero — o 23° — circulou no dia 14 de novembro 
de 1908 (2) quando Jobeiro ocupou a primeira pAgina com um 
soneto, entre moldura de vinhetas, em louvor k proclamagao da 
Repiiblica (Arq. Pub. Est. e Bib. Piib. Est.) (3) . 

ALVORADA — Revista Literdria Mensal — Deu & luz o pri
meiro numero em margo de 1907, formato de 28x19, com quatro 

(2) Alfredo de Carvalho dera por finda a existencla d'O Arara com 
a derradeira edigao de 1907. 

(3) fi bas tante desfalcada a colecao da Biblioteca Publica do Estado' 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 207 

paginas de duas colunas, impressa em bom papel, estando o 
servigo material a cargo do Albergue Tlpogrdfico, situado k rua 
das Laranjeiras (transversal k rua Nova e hoje inexistente) n^ 
16. Redagao no arrabalde dos Afogados, estando a frente da 
publicagao Jos6 Pessoa e candido Uchoa. Assinava-se a 3$000 
por ano e 1|500 por semestre. 

Dizia o artigo de apresentagao tratar-se de um "despreten 
cioso registo de locubragoes, de ensaios liter^rios, de opinioes 
de todos OS primeiros frutos de inteligencias que se amem, que 
aspiram subir, dignificadas, triunfantes, ao objetivo m^xlmo 
a conquista integral do saber". 

O jornalzinho (nao revista) circulou com regularldade 
abrlndo cada edigao uma "Cronica", assinada pelo primeiro dos 
redatores. Teve a colaboragao em prosa e verso, de Adelgisio 
Pessoa, J . Sampaio, Otaviano Coutinho, Artur R. Nogueira 
Lima, A. Magno, Candido Uclioa, Olavo Lopes, D. Ramiro, 
Petronius, Antdnio C. da Costa Alecrim, Possidonio de Sousa, 
Valfrldo Leonardo Pereira, etc. Cerca de uma p^gina era dedi-
cada ao notici^rio. 

Circularam, ao todo, dez edlgoes, a ultima das quais data-
da de dezembro (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

ZIG-ZAG — Semanario Litero-Humorfstico — Teve o pri
meiro numero publlcado a 9 de margo de 1907, formato de 36x 
23, com quatro p^glnas de tres colunas. Redator-chefe — Dr. 
Narciso das Mogas (pseud6nimo de Manuel Batista Esteves de 
Sousa), funcionando a redagao no suburbio de Teglplo. Assl-
nava-se a I$500 por trimestre, custando o exemplar 200 r6is. 
Impressao, em papel couch6, na Imprensa Industrial, d, rua do 
Apolo. 

Seu programa estava asslm concebido: "Literario, o Zig-
Zag trara somente esta literatura que diverte, que deleita o es-
pirito, suavisa as dores da alma e incita a amar, a sentir. "Hu-
moristico, o Zig-Zag trara unicamente este humorismo que faz 
rir, que nos faz esquecer as agruras da vida; nao desceremos ao 
pantano da imoralidade; respeitaremos o lar". 

Clrculando regularmente, pelo menos no principio, logo 
admltiu uina quadra de bons redatores, a saber: Valfrldo Leo
nardo Pereira, autor de sonetos e comentarios diversos, princi-



208 , >:. LUIZ DO NASCIMENTO 

palmente usando os pseudOnimos de Diabo Louro e Solano Pe
res; Astrogildo Calipso de Carvalho, o secretiirio, que assinava 
verso e prosa e utilizou o pseudonimo de Lourival Junior; Faus-
to Rabelo, tambem feito Tasciro, e Severino Machado, que era 
o Farrusco ou Tobias Parolim da segao de charadas "Passatem-
po". 

Foram seQoes em evidencia do Zig-Zag: "Trogando", com 
diversos pseudonimos; "Meus folhetins", de Suetonio Junior; 
"As afogadenses", perfis femininos, por Apeles; "Perfil mascu-
lino tigipioense", de Taylor; "Coluna feminil", a cargo de Dulce 
Monteiro, depois Corisandra; "Trotes", por Atan^sio; "Cartas", 
"Postals", e tc . ; mais notici^rio e alguns aniincios. Ainda a co-
laboragao de Naasson de Figueiredo, S. Machado, Simao d'Ar-
mada, Celina Feijo, Jos6 Bezerra, Luiz Loureiro, Oscar Pereira, 
Artur R. Nogueira Lima, Leumas (anagrama de Samuel Cam-
pelo), Francisco Lopes Pessoa, Monte Sobrinho, Estevao de Le-
lis, Zi-Zi e outros. 

Passados os primeiros meses, a publicagao tornou-se mais 
espagada, sendo algumas edigoes impressas (mal impressas) 
no Albergue Tipogrdfico, situado a rua das Laranjeiras (ex~ 
t i n t a ) . 

O Zig-Zag, que se projetou como orgao literArio suburbano, 
estendeu sua existencia at6 o n^ 16, de 13 de dezembro (Arq. 
Pub. Es.). 

A ESPERANQA — Pequenlssimo jornal de quatro p^ginas, 
formato de 14x10, saiu o n° 1 — que foi unico — no dia 11 de 
maio de 1907, impresso na tipografia do Jornal do Recife, d. rua 
do Imperador n^ 47- Redator-chefe —- Paulo Leite Moreira. 

Constou da p&gina de frente uma carantonha de lingua 
estirada (1), com a seguinte legenda: "Pela primeira vez que 
sal, o nosso querido jornalzinho cumprimenta aos seus am^veis 
leitores, desejando-lhes felizes aventuras no corrente ano". 
Seguiu-se materia humoristica ligeirlssima nas p^ginas cen
trals, ocupando metade da ultima (a outra metade em branco) 
a tabela de assinaturas (?) e o enderego da gerencia (Arq. Pub. 
Est.). 

(1) O mesmo cliche antes utilizado pelos congeneres A Colher e O 
Arara. 
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O TURUNA — Livro de Sortes — Fol dado ^ circulagao pa
ra as noites festivas de Santo Antonio, Sao Joao e sao Pedro, 
tendo como redator Duda Moleque. Apresentou "numerosos 
vaticlnios" e "variado sortimento de poesias, contos, mon61o-
gos, disparates, anedotas, charadas, e t c . " . (Diario de Pernambu-
co, 24/5/1907). 

O BANQUETE — Jornalzinho especializado na distribulgao 
de brindes juninos, mediante sorteio da Loteria Federal, foi pu-
blicado per Jacinto Malheiros, da Casa Malhelros. PreQo do 
exemplar — 500 r6is (Diario de Pernambuco, 4/6/1907). 

O CRYSANTHEMO — Livro de Sortes — "Organlzado ca-
prichosamente" por Mario Didier (pseudonimo de Manuel Co-
imbra Lobo), apareceu disposto a fazer "sucesso nas dlversoes 
sanjuanescas" do ano. Afora literatura, humorismo e varieda-
des, teve "uma parte dedicada ao belo sexo sobre declaraQoes 
de amor e proposta de casamento, e a musica da valsa "Na rel~ 
va" (Jornal do Recife, 11/6/1907) 

CARRO MYSTERIOSO — Foi outro livro de sortes posto 
em clrculaQao, dedicado as reunioes festivas de Santo Ant6nio, 
Sao Joao e Sao Pedro (Diario de Pernambuco, 22/6/1907) . 

A SOGRA — Livro de Sortes — Circulou (sem data) em" 
junho de 1907, formato de 17x11, com 96 pAginas de texto e 
capa em papel couch6, simbolicamente ilustrada. Diregao de 
Raul Pimpolho, Black & Cia (pseuddnimos de Armando Oli-
veira e Severino Alves Barbosa) e confecgao da tipografla de 
Julio Agostinho Bezerra, situada a rua do Imperador ns . 31/33. 

Abriu a edigao um poema, em bons decassllabos, de louvor 
a Sogra, que entao circulava difundindo a pilh6ria "para co-
Iher a gargalhada franca dos leitores". Seguiram se as Sortes; 
a interessante segao "Lagrimas de sogra", na qual colaboraram 
OS categorizados poetas Araiijo Filho, Silva Lobato, Eust6rgio 
Vanderlei, Samuel Lins e os dois diretores; mais poesias hu-
morlsticas de Black e Raul Pimpolho, este igualmente autor da 
pega teatral "A sogra", de um ato, em versos. Raras paginas 
inseriram prosa (Bib. Piib. Est.). 

O BACAMARTE — Imponente e esplendoroso Livro de Sor
tes — Entrou em clrculaQao em junho de 1907, obedecendo ao 
formato de 17x11, com 110 paginas, inclusive capa tipografica, 
em papel couch6. Nele — dizia — os leitores encontrarao enor-
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me variedade de mon61ogos, sonetos, glosas, cangonetas, e tc . , 
confeccionados pelo fujao Mr. Romain, para as festivas noites 
dos festivos S. Ant6nio, S. Joao e S. Pedro". Impressao da 
oficina da Gazeta do Norte, k rua Larga do Ros^rio ns . 9/11. 
Prego do exemplar — 1$000. 

Apos a apresentagao, atrav6s de dois sonetos do encarre • 
gado, seguiram-se as sortes e a parte Liter^ria e Humoristica, 
com vasta transcrigao de sonetos famosos. Nas paginas do fim 
divulgou-se a com6dia em tres atos "O Gato", de autoria do dr. 
Gil (Bib. Pub. Est.). 

O EVANGELHO DA FADA — Volume unico — Editado por 
Joao Ninguem (pseudonimo de Severo de Barros) . Foi dado a 
publico no mes de junho de 1907, obedecendo ao formato de 17x 
11, com 84 paginas, inclusive a capa, que apresentou boa ilus-
tragao. Divisa: "Quern torto nasce, tarde ou nunca se endirei-
t a " (cap. 69. 71, traduzido por Lucas e Mateus, de uns alfar-
r^bios indigenas de Cartomancia) . Prego do exemplar — 1$000. 
"A venda: aqui, ali, acol^ e em toda parte", especialmente na 
Livrarla Luso-Pernambucana. Oferecia um prfimlo de 30$000 
a quem tivesse a centena da sorte grande da Loteria Federal 
do dia 22, achando-se numerado cada exemplar. Outro prSmio 
— de 20$000 — teria quem decifrasse todas as charadas e logo -
grif OS. 

Apos a enunciagao do "Ante-Scriptum", seguiu-se uma 
"Epistola" humoristica, assinada pelos "irmaos" Lucas e Ma
teus, dividindo--se a materia geral em quatro partes, a saber: 
"Evangelho para Cavalheiros", "Evangelho para Damas", "Evan -
gelho para rir" e "Evangelho para pensar". 

Redigido com bastante verve, os mais salientes colabora-
dores — prosa e verso — foram Valfrido Leonardo Pereira, o 
mesmo Solano Peres; Frei Paulo e Lucas; mais um soneto de 
Astrogildo de Carvalho e transcrigoes, afora a materia ligeira, 
incluindo charadas (Bib. Pub. Est.). 

O FRADE — Evangelho das mo^as bonitas e dos rapazes 
divertidos — Circulou em junho de 1907, formato de 17x11, com 
100 p&ginas, sendo o desenho da capa, at inente ao titulo, da au
toria de Til (pseud6nimo de Osvaldo Almeida). Indicagao: "Li-
VTO de Sortes familiar por excelencia — Grace jo e mallcia sem 
ofensa e sem escandalo". Impressao da tipografia de Julio A-
gostinho Bezerra, situada ^ rua do Imperador ns . 31/33. 
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Da poesia de apresentagao constou a quadra seguinte: 

"fi um frade bonachao que adora as trogas 
Do milho verde assado na fogueira 
E, pr^ cair nas boas gragas vossas, 
Nao foge a pagodeira". 

Ap6s a insergao de boa parte de Sortes, seguiu-se a mat6-
ria geral, constituida de contos, cangonetas, pensamentos, epi-
gramas e anedotas, tudo entremeado de pequenos anuncios. 
Colaboragao do Dr. Piff-Paff (pseudonimo de Jos6 Figueiredo) 
e de J. Papelao. 

Terminou a edigao com o entreato comico "Amor na chu-
va", de Ernesto de Paula Santos, o diretor do magazine, apare -
cido na capa como Fortunato Ventura (Bib. Piib. Est.). 

O PIMPAO — Piramidal Livro de Sortes — Publicou-se no 
mes de juntio de 1907, formato de 17x11, com 100 p^ginas de 
texto, mais quatro de um Suplemento e capa i lustrada. Divi-
dldo "em tres capitulos: um que 6 alegre, outro que nao 6 t r is-
te e outro que seria triste se nao fosse alegre". Diregao de Bi
belot (pseudonimo de Euniciano Ribeiro) e t rabalho material 
da tipografia de J . Agostinho Bezerra, a rua do Imperador ns . 
31/^3. A apresentagao, em versos de sete silabas, foi colocada 
na capa, ao lado de uma figura de "janota"-

Inseriu mater ia variada e de boa verve, com a colaboragao 
de Mendes Martins, Silva Lobato, Braz Patife, Manuel Duarte, 
Euniciano Ribeiro e outros. Findou com os originals da letra 
e da miisica do pas de quatre "Flores Portuguesas", de, respec-
t ivamente, Laiete Lemos e F . Galvao, escritos para O Pimpao 
(Bib. Pub. Est.). 

O GATO — Edi§ao d'A Pimenta — Circulou em junho de 
1907, com 100 p^ginas, obedecendo ao formato da praxe: 17x 
11. Indicagao: "Regalo de quem se preza, nomeadamente das 
meninas corretas, velhas simp^ticas, povos e povas deste Es-
tado, nas estardalhacentas , festivas e milagrosas noites de San
to AntOnio, Sao Joao e Sao Pedro. Dedicado ^s famllias per-
nambucanas" . Confecgao material da tipografia de J . Agosti
nho Bezerra. 

O bichano, conforme o editorial "O Gato dando sorte", deu 
o seu nome ao livrinho para as festas sanjuanescas, onde h ^ 
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coisas pitorescas, onde h& ca r inho . . . E O Gato, gentil, pateta, 
vai comegar suas t rogas . . . " . 

A primeira parte foi dedicada ks Sortes, ao que se segui-
ram as "Literatices", com a colaboragao de Alexandre Fernan • 
des, Mariano Lemos, Mendes Martins, 01iv6rio Neto (como se 
ocultou Severo de Barros), Antunes Macabro, Bibelot (pseud6-
nimo de Euniciano Ribeiro) e Jobar Silvelra. Terminou com 
ligeira "Segao Musical". Aniincios entremados (Bib. Pub. Est.). 

O BODE — Semindrio Humoristico e Recreativo — Apa-
receu no dia 23 de julho de 1907, formato de 49x35, de quatro 
colunas a 16 ciceros, com quatro pAginas, sendo impresso na 
tipografia da Agenda Jornalistica Pernambucana, k rua do 
Imperador ns . 31/33. Constava do Expediente: "O Bode sera 
publicado ^s tergas-feiras, em lingua portuguesa e sem refor-
ma de ortografia. Vender-se-d nas ruas, becos, largos e pontes, 
a 100 r6is, e fora da capital a 200 r6is. Assinatura s6 para o in
terior e fora do Estado — 3$000 por semestre. — Nao se admite 
leitura filada- Aniincios por contrato, que ser& cumprido reli-
giosamente". 

"Vamos pintar o bode!" — exclamou, inicialmente, o 
"Programa", para depois esclarecer: "Trata-se de um Bode de 
famllia, honesto e incapaz dos excessos de sensualismo tao pe-
culiares, alias, de sua esp6cie, pelo que aspira ingresso franco 
nos saloes da gente s6ria". 

Divertir-se-la "divertindo os leitores". "No mais, o progra
ma 6 isto mesmo: leitura recreativa, humorismo, um pouco de 
literatura e alguma coisa de ar te" . 

Redigldo por penas adestradas na satira e na verve, os dois 
ilnlcos niimeros do jornal — em cujo titulo nao faltou a cabe-
?a do conhecido animal — divulgaram bastante matferia, sendo 
o bode cantado em prosa e verso, sobretudo na segao "O Bode 
nos saloes", na qual teve o redator o cuidado de esclarecer: "O 
nosso bode 6 cheiroso" (1). Ocorreram outras ilustragOes em 

(1) Mera colncidencla foi o apareclmento, 45 anos depois, de um Bode 
Cheiroso, na cidade de Jaboatao, votado, sarc6,sticamente, para deputado 
estadual. 

Entretanto, o primeiro Bode Cheiroso foi crlado h& cem anos. Era 
assim apelidade, por adversaries politicos, o I I Barao de Itamarac&, Ant6-
nio Peregrlno Maciel Montelro, Jomalista, parlamentar, diplomata, poeta 
de nomeada e homem muito chegado ks mulheres e aos perfumes. . . 
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zincogravura. Diferentes produgoes ligeiras eram firmadas por 
Aladino, Cabritto, Bode Yoyo, J Malandro. Raspao, J Furio, 
Apolon de Rodes, e tc . , al6m de poesias s6rias de Eduardo de 
Albuquerque e Gustavo Teixeira, transcri^oes e uma segao de 
Teatro, firmada por Ogam. Poucos anuncios. 

O no 2 (e ultimo) circulou a 2 de agosto (Arq. Pub. Est.). 

A LUZ — Peri6dico mensal, circulou pela primeira vez a 5 
de agosto de 1907, formato de 23x16, com quatro p^ginas de 
duas colunas a 15 ciceros, Impresso em papel couche. Redato-
res — Fernando Ferrelra e Eduardo Vanderlei. Asslnava-se a 
$600 trimestrals ($800 para o interior). RedagSo ^ rua da Im~ 
peratriz n" 48, 2° andar . 

Em llgeira nota de apresentaQSo, declarou ser uma "des-
pretensiosa e pequenina folha liter^ria, modesta, sem grandes 
ambigoes, aspirando somente estimular a mocldade estudlosa 
para o convlvio das letras". 

Publicou-se com regularidade, at6 o n^ 4, de 27 de novem-
bro, para s6 voltar — ano II, n" 1 — a 6 de fevereiro de 1908. 
Mais um interregno e o n° 2 s6 veio a furo no dia 12 de abrll, o 
formato aumentado para 29x20, a trfes colunas de composigao. 
Dizendo-se quinzen^rlo (s6 o foi, na realidade, no ultimo m6s), 
estabeleceu o prego de 1$500 por asslnatura de seis meses, cus-
tando $100 o numero avulso. 

Outra alteragao ocorreu no n^ 4, de 21 de junho do segundo 
ano, quando passou a constar do cabecalho: "Peri6dlco LlterA-
rlo e Noticloso". A reda<?ao foi transferida para CaxangA, k rua 
Sao Francisco de Paula n** 28, e o corpo redaclonal ficou sendo 
o seguinte: Fernando Ferrelra, HorAcio Saldanha e Luiz Rlbelro. 

Prosseguiu at6 23 de agosto, quando saiu o n" 7. comemo-
ratlvo do prlmelro anlvers^rio, com ele se encerrando a exis-
tfencla d'A Luz, cujo trabalho gr^fico esteve a cargo da Livraria 
Francesa. 

A16m da producao dos elementos da redacao, o pequeno 6r-
gao divulgou trabalhos, em prosa e verso de Nivio. ou Lili, com 
OS "Reparos. . ."; Adolfo Barreto, Adroaldo Cabral Costa, Ma
nuel Duarte (o mesmo Silvio); Herm6genes Viana, Renato Fae-
lante, Artur Maranhao, Anibal de Almeida. J . E. da Cunha Mu-
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niz, etc . Ligeiro notici^rio e, j ^ para o fim, aparecia uma co-
luna de anuncios (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O PURAO — Periodico Litero-Humoristico, Noticioso e IIus-
trado — Entrou em circulacao a 6 de setemibro de 1907, formato 
de 30x21, com oito p^ginas de duas largas colunas. Proprieda-
de "de uma associacao", t inha como diretor Tutu Manhoso, e 
redatores — Gil Geroncio, Gil Moreno, Buarques e Toinho, este 
ultimo s6 at6 o n^ 3. Tabela de assinaturas: ano — 5$000; se-
mestre — 2S500. Redagao: Rua Velha de Santa Rita n^ 10. 

O programa — escreveu a redagao — "6 o mesmo tragado 
e seguido pelos seus antecedentes, apenas se desviando com.-
pletamiente do humorismo pornografico. Conforme o titulo in-
dica, O Furao ocupar-se-& de tudo. . . (sem alusao) e de todos, 
por6m isto de uma maneira trocista, sem rancores nem des-
peito. Nao deixar^, no entretanto, de trazer a lume os atos re -
pro v6.veis praticados por este ou aquele, ou mesmo de dar o 
grito de alarme sobre qualquer fato escandaloso". 

Circulando semanalmente, a primeira pagina ocupada com 
charges, a folha nao fugiu ao deboche e k licenciosidade, nada 
obstante a garantia de rnoralidado. Chegou, at6, a criar uma 
"Galeria Elegante", onde perfilava, em sonetos pifios, com a 
assinatura T- M. (que era o mesmo Tutu Manhoso, ou seja, 
Sebastiao Pinto Ribeiro), as chamadas "estrelas" da "zona", 
e adotou uma "Segao brejeira". Foram outras segoes: "Furadi-
nhas" ; "Rabiscos"; "Palco d'O Furao"; "Eis porque g r i t o . . . " , 
firmadas com pseudonimos. Mas tam^b^m admitiu cronica tea-
tral, sob o titulo "Pelo Santa Isabel", a cargo de Comparsa, 
dando cobertura a temporada da Companhia Jos6 Ricardo, com 
cliches na primeira pagina. Iniciou o folhetim "A saia preta", 
novela de D. Vilaflor, que nao chegou ao fim, e ainda divulgou 
colaboragao liter^ria, em prosa e verso, de Randolfo Sousa, Dr. 
Piff-Paff (ou Jos6 Figueiredo), Jacinto Junior, Adolfo Santos, 
Gil Trocista, Arierbos Oidivo Oinotna (anagrama) , M. de Frei-
tas e S. Melo. 

O Furao atingiu o no 10 a 9 de novembro, terminando al 
sua existencia joco -s^ria (Bib. Piib. Est. e Arq. Piib. Est.) . 

A BARATA — O menor jornal pernambucano, surgiu no 
dia 24 de setembro de 1907, formato de 91/2x8, com quatro p&-
ginas. Impresso na tlpografia do Jornal do Recife, h rua do Im-
perador n^ 47. Nao fez apresentagao aos leitores, inserindo o 
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minlmo de materia, de carrier levlssimo, toda ela reunida nao 
comportando mais de um palmo de composigao, cm tipo corpo 
12 e bastante espagada. 

Ficou no primeiro numero, haja vista a nota da segunda 
p&gina: "A Barata nao sai mais para nao sujar-se com O Grilo" 
(Arq. Piib. Est.). 

O GRILLO — Tendo aparecido manuscritos os dois primei-
ros niimeros ("Anais"), o 3° circulou a 25 de setembro de 1907. 
tendo como redatores Q. Luz e Barzebu. Formato de 13x9, com 
quatro pAginas de duas colunas a sete ciceros, menos a primei-
ra, larga. 

Constituiu-se de notas humoristicas, palpites ilustrados 
para "jogo de bicho" e um artiguete contra o jogo de azar. 
ServiQo gr^fico do Jornal do Recife, ^ rua do Imperador n° 47. 
posslvelmente a cargo de aprendizes (Arq. Piib. Est.). 

O AUTOMOVEL — Periodico Humoristico, Literario e No-
ticioso — Entrou em circulagao a 5 de outubro de 1907, forma
to de 22x16, com quatro p^ginas de duas colunas, impresso em 
papel couche. Com redagao a rua de Horta n° 2, 2° andar, assi-
nava-se a 51000 por ano, SSOOO por semestre e 1)!!500 por tr i-
mestre. Diretor — Alfredo Rodrigues da Fonseca; redatores — 
Gois Teles Junior, Sebastiao Caldas e Monte Sobrinho. 

"N6s, OS mogos d'O Automovel, — lia-se no artigo de apre-
sentagao — que representamos a falange guerreira contra o 
obscurantismo e que, na pura efervescencia de nossa vida, en-
veredamos o campo para lutar em defesa das letras p^trias, 
contamos com a vossa aceitagao". Esperavam boa receptivi-
dade, "pois a alma pernambucana 6 a verdadeira colunata que 
sustenta o pal^cio santificado da ciencia". 

Contou o periodico com as interessantes seqoes "Rabiscos", 
cronica de Gil Bocacio e "Trapalhadas", de Conde, a par da 
parte noticiosa e das prodUQoes. em prosa e verso, dos redato
res, mais a colaboraQao de Samuel Chaves, Olavo Lopes, Paulo 
Tebas, Jos6 Augusto de Castro, Euz6bio de Almeida, Manuel T. 
de Oliveira, Adauto Acton e Jos6 da Silva. 

Dizendo-se seman^rio, circulou, todavia, irregularmente, 
dando k luz o quinto (e ultimo) numero no dia 30 de novem-
bro (Arq. Piib. Est. e Bib. Pub. Est.). 
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POLYANTfiA ~ Saiu a lume no dia 12 de outubro de 1907, 
com quatro pAginas de texto e capa, esta s6 com a primeira / 
impressa. Foi editada pelo Gremio LiterArio D. Luiz, do Col6-
gio Diocesano, "em comemoragao da descoberta da America 
por Cristovao Colombo e em solenizacao ao segundo aniversA-
rio de sua fundagao", sendo o trabalho gr^fico da tipografia 
da Llvraria Contemporanea, de Ramiro Costa & Filhos, situa-
da na rua 1° de Margo. 

"Nenhuma pretensao tem a nossa Polyanthea" — escre-
veu o encarregado do editorial de apresentagao, acentuando: 
'"& um ramalhete simples de flores inodoras, por6m que fo-
ram colhidas no jardim do coracao". Toda a materia constou 
de um poema de Jos6 Diniz Barreto e ligeiros artigos, em torno 
da data, assinados por Fernando de Mendonca, Artur de Mou-
ra, Jos6 Pontual e outros membros do Gremio (Bib. Prib. Est.). 

O MOLEQUE — Orgao Critico, Noticioso e Humoristico — 
Inlciou-se a 17 de outubro de 1907, formato de 23x16, com qua
tro pAginas de duas colunas, sob a direcao do Dr. Satan. Assi-
nava-se a ISOOO por trimestre, custando $100 o exemplar. Re-
da?ao localizada no aiTabalde do Barro. 

Ocupando a primeira pAgina um cliche do chefe politico 
do Peres, abriu a seguinte a apresentagao, sob o titulo "Nosso 
Fim", segundo a qual O Moleque estava sempre pronto para 
"rir e zombar das mazelas alheias", acentuando: "Nao serS, 
buligoso, nao admitir^ cocegas. Tudo pela moral — ser4 a sua 
legenda". 

Publicagao semanal, a partir do n° 4 passou a ser impressa 
na oflcina gr^fica da Llvraria Francesa. Circularam nove edl-
55es at6 29 de dezembro, prosseguindo, em 1908, a partir de 5 
de Janeiro — n^ 1, ano II. Logo mais, o Expediente indicava as 
Iniciais G. A., a quem devia ser dirigida qualquer correspon-
dfencla, com o enderego da rua 15 de Novembro (hoje, do Im-
perador) n" 46. Afastando-se o Dr. Satan, assumiu a diregao 
o Dr. Tanas, prosseguindo sem mais alteragoes. Tamb6m au-
mentou o formato para 26x18, comportando mais materia. 

A principio apenas noticioso, a partir do no 3 comegou a 
adotar segoes satlrico-humoristicas, tais como: "O que dlzem 
OS meninos da Candinha", por K. Cete; "Peiadas" por Molequc 
Turuna (pseuddnimo de Carlos Lima); "Com o que vov6 mete 
o dedo", a cargo de Netinho da Vovo, al6m de notas soltas, ver-
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sinhos e diferentes trepacoes. Outros colaboradores: Mane Ba-
cur^u, Perigo, Leumas (anagrama de Samuel Campelo). O Ron-
dante, K. Pivara, Capoeira, Ibrahim-bey, Z6 Pinguinho, K. Pi-
tao Kry, Tenente Bonitinho, etc. 

Procurando seguir rumo mais s6rio, O Moleque, jk em abril, 
entrou a divulgar versos liricos ou parnasianos, firmados por 
Gergon de Lima, Naasson de Figueiredo, J . E. da Cunha Muniz, 
Maciel Sobreira, Dr. Piff Paff (travesti de Jos6 Figueiredo). 
Isaura Coutinho, Luiz Malheiros, e outros. 

Ao contr^rio da praxe de curta exist^ncia dos pequenos 
jornais, O Moleque circulou normalmente, at6 o n° 26 do ano 
II, datado de 5 de julho (Bib. P6b. Est. e Arq. Pub. Est.). 

POLYANTHfiA — "Homenagem do Corpo Docente e Dis-
cente do Col6gio Salesiano Sagrado CoraQao ao Padre Teofilo 
Tv/ortz", foi dado d. luz no dia 20 de outubro de 1907, in-fol. 
peq., Impresso na Escola Tipogr^fica Salesiana ("Anais"). 

O COMMERCIO — (irgao de Propaganda Comercial — Des-
tinado a circular mensalmente, apareceu no dia 10 de dezem-
bro de 1907, formato de 48x30, com quatro pAginas de quatro 
colunas. Redagao: Praga da Independencia n° 31, 1° andar . 
Trabalho gr^fico da Agenda Jornalistica Pernambucana, de 
J . Agostinho Bezerra. 

A nota de apresentagao focalizou as vantagens do aniincio 
impresso. Mais duas linicas noticias completaram a materia 
redaclonal. 

Distribuido gratuitamente, a diregao nao cobrou a divul-
gagao das trfes e meia p^ginas de reclamos comerciais inseri-
das a titulo de experiencia- Estampou, entao, uma tabela de 
pregos, que nao chegou a ser posta em vigor, porque a amostra 
jornalistica ficou mesmo na amostra (Bib. Pub. Est. e Arq. P6b. 
Est.). 

O GAROTO — Periddico Litero-Humoristico e Noticioso — 
Apareceu no dia 20 de dezembro de 1907, pequeno formato de 
tres colunas, com quatro p^ginas, dirigido por Gil Lima (pseu-
dSnimo de Joaquim Lima) e Zeca Brito, (Jos6 Ferrelra da Sil-
va), tendo como redatores Ze Ferino e Nezinho. Proprledade 
"de uma associagao". Pretendia receber asslnaturas ^ razao 
de 51000 por ano, 3|000 por semestre e 1$500 por trimestre; pa-
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ra fora da cidade: 6§000 por ano e 3$500 por semestre. Reda-
?ao: rua do Rangel n^ 44. 

Lia~se no artiguinho de apresentagao: "No firmamento do 
humorismo, e mais uma estrela que surge. Trogar sem ofender 
OS melindres de quem quer que seja, 6 esta a sua divisa". 

Constituido de materia leve, obedecendo ao programa e-
nunciado, saiu o segundo numero no dia 31, em formato um 
pouco maior, ambos com charges tomando -Ihe a primeira p ^ -
gina e legendas em versos chistosos. A materia do texto geral 
constituia-se de titulos assim: "6 disto que o padre briga", 
"Coios cabulosos", "Pelo brejo", "Garotando", "O que causa 
riso", e tc . 

Circulou o terceiro (e ultimo) numero a 21 de Janeiro de 
1908 (Bib. PJib. Est.). 

1908 

O SERRA GRANDE — Orgao Independente e Periodico dos 
Interesses Industrials e Agricolas da Grande e Popularissima 
Fazenda Serra Grande — Surgiu a 6 de Janeiro de 1908, forma
to 22x16, com quatro p^ginas de duas colunas. Imprimiu-se a 
cores, em bom papel, na Segao Tipogr^fica da empresa, a rua 
do Rangel n° 35. 

Publicagao mensal, o n° 2 saiu em fevereiro, o formato um 
pouco maior, apresentando, excepcionalmente, um soneto bu-
colico de Ribeiro da Sllva. Crescendo mais, o no 3 so apareceu 
no mes de outubro, indicando o cabegalho: "6rgao de propa
ganda da Fazenda Serra Grande — Colaboradores diversos. 
Distribuigao gratuita"- Passou para abril de 1909 o n° 4, no -
vamente aumentado o formato, para permanecer em 44x31, a 
quatro boas colunas de composigao. No referido ano tamb6m 
circulou uma "edigao especial", sem data de nenhuma esp6cie. 

Tornada irregularissima a publicagao da folha, veio a apa-
recer outra "edigao especial" em 1910, n° 1, ano VI, repetida, 
sem data, como n^ 2. Ocorreu, depots, a "edigao especial de 
1911", no 3, ano VII (?) , saindo, finalmente, nova "edigao es
pecial", de n° 6, ano IX, em 1913. 
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O jornal, de boa apresentagao gr^fica, divulgava, unica-
mente, l i teratura de propaganda das propriedades da empresa 
e de sua famosa industria de aguardente localizada na Vito-
ria de Santo Antao, inclusive soneto de Jacques Milkau (pseu-
donimo de Joaquim de Oliveira Melo). Outros "colaboradores" 
foram os irmaos Gomes do Rego, que assinavam topicos a res-
peito da qualidade medicinal dos produtos de que eram fabri-
cantes (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.) (1) . 

CORREIO DA SEMANA — Teve seu primeiro numero pu-
blicado no dia 23 de Janeiro de 1908, formato de 41x35, com 
quatro p^ginas de quatro colunas. Propriedade de "uma So-
ciedade Anonima", t inha como diretor Euzinio de Oliveira Al
meida, funcionando a redagao e oficina na rua das Cruzes (a-
tual rua Diario de Pernambuco) n° 18. Assinaturas: ano — 
5$000; semestre — 3^000. Numero avulso — 100 r6is. 

Lia-se no artigo inicial, que nao passou de insulsa pe?a 11-
ter^ria, sem nenhuma forma de programa: " . . . q u e seja mar-
chetada de flores odoriferas a estrada por onde enveredamos, 
e se algum dia, cansado de lutar, nos sentirmos desanimados, 
venha nos alentar a alma o olor dos lirios e borboletas brancas, 
e OS passarinhos, acariciando as assetinadas plumas e entoan-
do baladas amorosas, cheguem a embalar a imagem idealiza-
dora das nossas ilusoes". 

A edigao de estr6ia, afora a parte de anuncios, que enche-
ram mais de uma p^gina, inseriu produQoes assinadas, focall-
zando temas de interesse local, at6 politicos, ou de natureza li-
terdria, em prosa e verso. So no n^ 2 apareceram as "Noticias 
da Semana". Um tal J . C , atrav6s das "Solicitadas", insur-
giu-se contra "a falta de repressao do governo ^ mati lha Inva-
sora de frades" que infestava "o nosso querido Brasil e, espe-
cialmente, o nosso estremecido Pernambuco". 

O mal impresso Jornal vlveu poucos niimeros. Contou com 
a colaboraQao de Tondela Junior. Abel dos Passes, Frederico 
Codeceira, Monte Sobrinho, J . Crumencio, A. Jorge de Sousa, 
Olavo Lopes e outros poetas. Inclusive o diretor EuzInlo de Al
meida e o redator Miranda de Azevedo, cabendo a Teles a segao 
satirico-humoristica, em versos, "Era so o que faltava!" Ado-
tara, tamb6m, as segoes "Variedades", de mote-glosas, e "Pelo 
feminismo". 

(1) Sao raros os comprovantes da Biblioteca Publica do Estado. 
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J^ com um acervo superior a duas p^ginas de reclames co-
merciais, o Correio da Semana, que se tornara proprledade de 
G. de Sena, E. de Almeida e A. de Sousa, so chegou ao n^ 5, 
de 17 de fevereiro (Bib. Piib. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O ANNUNCIADOR ELEGANTE — Publica^ao litil e gratis 
— Circulou em fevereiro de 1908, mas sem mencionar data de 
qualquer especie, com oito p^ginas, formato de 32x24, variando 
de duas a tres colunas de composigao. 

Jornal so dedicado ao reclamo comercial, nao trazia ar t l -
go ou nota de apresentagao, nem expediente, apenas declaran-
do haver sido impresso na oficina gr^fica da Livraria Contem-
poranea, a rua l'̂  de Margo, cujo anuncio ocupou toda a ulti
ma pS-gina. 

Pretendendo quebrar a monotonia (nao quebrou), inseriu, 
em meio aos anuncios, raros versos ou prosa em poucas linhas 
(Arq. Piib. Est.). 

O RECIFE — 6rgao Critico e Noticioso — Manuscrito em 
folha de papel pautado, comecou a circular no dia 16 de feve
reiro de 1908, saindo, a principio, quinzenalmente e, depois, se-
manalmente . Diregao de Ildefonso Lopes e Honorina Lopes, na 
resid^ncia dos quais, no suburbio da Encruzilhada, funcionava 
a redacao. 

Confeccionava-se um so exemplar, que passava de leitor a 
leitor; mas, decorrido algum tempo, a tiragem foi aumentada 
para tres e at6 quatro, tendo em vista o aparecimento de assi-
nantes, ao preco de 300 r6is por dois meses. Os anuncios, muito 
raros, eram cobrados a razao de 20 r6is por l inha. 

O jornalzinho inseria materia ligcira, entre literatura, hu-
morismo, curiosidades e notas socials, incluindo a seqao "Para 
meninos" e sucesslvos concursos, a salientar: "Qual o rapaz 
mais smart?", "Qvial a moga mais chic?". Um deles destlnava-
se a apurar "qual o jornal manuscrito melhor" (1) . Por slnal 
que a edigao de 27 de margo de 1910, "dedicada hs senhoritas 
do concurso", apareceu com terrivel desenho, em toda a prlmel-

(1) Jornais manusciitos mencionados como existentes na 6poca. at6 
1912, sem pormenores: A Lucta, A Rosa, A Gazeta Colegial, O Pamahiba, 
O Feitosa, O Bem-te-vi, O Brasil, A Fe, O Norte e Cupido. 
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r a pag ina , de u m " J u d a s civilista". p e n d u r a d o n a forca, t endo 
melo pa lmo de l ingua e s t i r a d a . 

O n° 100, a 19 de j u n h o , deu u m a relagao do "pessoal d'O 
Recife no ano de 1910", que e ra o segu in te : I ldefonso Pessoa de 
Almeida Lopes, H u m b e r t o S^ e Ezequiel P i re te — repor te res ; 
Manue l P i re te Silva — cor responden te no Recife; colaboradores 
— Joao Cleofas de Oliveira, Manue l Oliveira e Jos6 X i m e n e s . 
No a n o seguin te , voltou a f igurar , exc lus ivamente , a an t i ga d i -
r egao . 

Ao solenlzar seu q u a r t o aniversi lr io, o peri6dlco m a n u s c r i -
to p r e t end ia da r 16 p^g inas , nao o fazendo por es ta r de lu to 
pelo fa lec imento do Ba rao do Rio Branco , cujo r e t r a t o (ou o 
que fosse. . . ) , a b ico-de-pena , de au to r i a de Manue l Arl indo de 
Oliveira, saiu n a p r ime i ra p i g i n a da ediQao subsequente , d a t a -
da de 25 de fevereiro de 1912. O ni imero especial veio a 7 de 
se tembro , con tendo seis p^g inas e dedicado a independenc ia 
do Brasi l , i lus t rada a p r ime i ra com alegoria a lus iva . 

Publ icagao i n i n t e r r u p t a , c i r cu la ram a t6 e n t a o 190 edigoes 
d'O Recife, sempre em papel p a u t a d o ( 2 ) . F a l t a m pormenores 
do prosseguimento , que, todavia , se verificou, p ro longando-se 
a t6 d a t a i n d e t e r m i n a d a de 1914 (Colec. Ildef. Lopes) . 

O MOMO — Dedicado "ao s imp^t ico Clube Carnavalesco 
Vasculhadores" , o n° unico, ano I, saiu a lume no dia 1 de m a r -
Qo de 1908, fo rmato de 34x23, com qua t ro pAginas de t r e s co-
l u n a s . 

O a r t i gue t e de a b e r t u r a expressou os motivos que deram. 
ensejo k publicaQao da fo lha . Esta encheu-se de m a t e r i a b a -
t ida , em prosa e verso, re fe ren te ao Carnava l , h base de s&tira, 
h u m o r i s m o e troQas, t endo com.o colaboradores M ^ c a r a A m a -
rela, K. Aldas. S h a h , Gil Vaz, Siameses, Silvio do Val, G r a v a t a 
Roxa e out ros (Arq. Piib. Est . ) . 

A NORMALISTA — Orgao do Clube Carnavalesco Misto 
Normal i s tas em TroQa — Numero linico, circulou a 1° de marqo 
de 1908, fo rmato de bolso, ou seja. 17x12, com qua t ro p&ginas, 
impresso em papel de cor. A16m do edi tor ia lz inho de apresen--

(2) Nenhum outro 6rgao manuscrlto de Pemambuco teve vida t§,o 
longa como O Recife, que e, assim, recordista. 
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t a g a o e u m soneto de M o n t e Sobr inho , poucas n o t a s l igeiras , 
inclusive de A. Es tan i s lau , c o m p l e t a r a m a m a t e r i a s a t i r i co - h u -
mor l s t l ca do pequeno j o r n a l (Arq. Pub . Es t . ) . 

O APERTA — 6 r g a o do Clube do Aper t a — Surg iu no C a r -
n a v a l de 1908 (1° de m a r g o ) , f o rma to de 22x16, com q u a t r o p ^ -
g inas , impresso em papel de cor . Lia-se sob o t i t u lo : "Circula 
q u a n d o h a d inhe i ro de sobra" . Aos lados : "A vida 6 u m a p ^ g i -
n a de a legr ias e r i sos" (Aroxa) e "O Carnava l , se n a o exist isse, 
e r a preciso faze- lo" 

O a r t i g u e t e - p r o g r a m a focalizou o objet ivo do j o r n a l : e r a 
" a p e r t a r " filhos e " p i n g a " dos amigos . Inser iu , a seguir , dois 
sone tos : de Nilo Caet6 e San tos Neto ; a lguns " p e n s a m e n t o s " e 
o u t r a s n o t a s , com o min imo , por6m, de re ferenc ias c a r n a v a -
lescas (Arq. Pub . Es t . ) . 

A REVOLTOSA — Crgao do Clube Carnavalesco Cigar re i -
r a s Revol tosas — Apareceu, felto n u m e r o Tinico, a 1° de margo 
de 1908, f o r m a t o de 35x24, com q u a t r o pAginas a t r6s boas co-
l u n a s de composigao. Dlzia-se " jo rna l de ma io r c l rculagao onde 
h a t abaco , seda e caxlmbo" , t endo como r eda to r - che fe Pacifico 
d a Paz Cordeiro Manso . 

Surg ia " n a a r e n a do jo rna l i smo" , s a u d a n d o "o respei tavel 
publ ico" e pedindo licenga p a r a as Revol tosas p a s s a r e m . 

Cons t i tu iu -se a m a t 6 r l a da ve rme lha folha (porque I m p r e s -
sa com t i n t a e n c a r n a d a ) de n o t a s humor l s t i c a s e t repagoes c a r -
nava lescas , h a v e n d o t a m b 6 m os versos de U m a Revoltosa e U m 
Coisa, t udo e n t r e m e a d o de f iguras slmb61icas. Os anunc io s o-
c u p a r a m mai s de u m a p^g ina (Bib. P<ib. Est. e Arq. Pub . Es t . ) . 

A ARANHA — Dedicada ao Clube Vascu lhadores — Apa
receu, des ignando-se " n u m e r o unico" , d a t a d o de 1/2/3 de m a r -
go de 1908, fo rma to de 22x16, com q u a t r o p ^ g i n a s . Reda to r e s 
— M a n i n h o , Z6 T imbu e Jobei ro (pseudSnlmos de Euclides de 
Olivelra, T lago Jos6 dos San tos e Joao Ribei ro) , ocor rendo o 
t r a b a l h o grafico n a oflcina do J o r n a l do Recife. 

Sua matferia cons t i tu iu - se de c ron ique tas , ep ig ramas , a n e -
do ta s e t rogas , t udo de sabor ca rnava l e sco . 

A publ icagao prosseguiu, anos seguidos, n e m sempre r e s -
t a n d o c o m p r o v a n t e s . 
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Outro niimero avistado trazia o sub-titulo: Carnaval de 
1911. — Oferecido ao vitorioso Vasculhadores. Publicou-se a 26 
de fevereiro, n^ 4, declarando completar "o seu quarto ano de 
existencia". Impresso em papel de cor, exibiu pequena e atra-
ente alegoria na primeira p^gina. Ocupou-se, sobretudo, da 
vitoria do Clube em sua exibigao no Carnaval, contando com 
a colaboragao humoristica de Bumba e Alfinetinho. 

O no 7, ano VII —• Carnaval de 1914 — circulou no dia 22 
de fevereiro. "Jornal critico", apresentava a mesma dedicato-
ria. Entre a sua materia especifica incluiu-se a segao "Teatro 
-Cinema Carnavalesco". Voltou em abril do ano em tela, por 
ocasiao do Segundo Carnaval, ou Mi-Careme. Teve a colabora-
gao de Cha-Gaz, ou seja, Chagas Ribeiro, e outros humoristas. 

Saiu o no 9, ano VIII, a 14 de fevereiro de 1915, divulgando 
come sempre, interessante materia crltico-humoristico -carnava-
lesca. 

Decorridos dezoito anos, eis, novamente, na ativa A Ara-
nha, entao classificada "orgao critico do Clube Vasculhadores". 
Circulou no Carnaval de 1933, realizado em fevereiro, apresen-
tando-se em formato de 31x22, com quatro p^ginas de quatro 
colunas estreitas. Impressao da tipografia do DiArio da Manha, 
a rua do Imperador n^ 227. 

Ressurgia, conforme a nota de abertura, em face da reor-
ganizagao do Clube, que desde muitos anos nao se exibia, figu-
rando na tercelra p^glna uma fotogravura da diretoria. da 
qual era presidente o linotipista Vladimlro Samico. Divulgou 
variada materia carpavalesca, inclusive crOnicas de Altamlro 
Cunha, Pierrot Burgues, Kel6 e outros, e versos de Chagas Ri
beiro e Tutu Manhoso (pseudonimo de Sebastiao Pinto Ribeiro. 

Nova edigao — n^ XXV, ano XXV ^ foi publicada no Car
naval de 1934, ilustrada com fotogravuras e charges, a par de 
boa sumula de materia tipogr^fica dedicada a Momo, sendo 
impressa em papel couche, utilizando tinta verde. 

Bem mais nutrida foi a edigao de 3/4/5 de margo de 1935, 
ano XXVI, em formato de 48x30, com quatro p^ginas a seis co
lunas de composigao, ainda confeccionada na oficina do Diario 
da Manha, com apuro grafico. No cliche do titulo figurou uma 
aranha entre confetes e serpentinas. Inseriu poesias de Silva 
Pinto e Jos6 de Sousa; prosa de Chagas Ribeiro; boa reporta-
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gem das "festas com que o "Vasculhadores" iniciou o seu Car-
naval em 1935" e, alem das piadas, epigramas e trepagoes, a-
lentada parte de anuncios. (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) (1). 

O SATANAZ — Orgao do Clube Carnavalesco Cavaleiros do 
Satanaz —- Niimero unico, ano III (nao h a noticia de haver cir~ 
culado antes) , foi publicado no dia 2 de margo (segunda-feira 
de Carnaval) de 1908, em formato de 35x25, com. quatro p&gi-
nas de tres colunas. Trazia, sob o titulo, o lema: "Ridendo cas-
tigat mores". Impressao, em t in ta vermelha, da oficina gr^fi-
ca da Livraria Francesa. 

Divulgou interessante materia dedicada ao Deus Momo, a 
m.aioria em versos, estes asslnados por Silvio Murat (pseudoni-
mo de Manuel Duarte) , Joao Quadrado, Cascavel. Catilino, Far-
QOla, e tc . 

Em formato menor, de duas colunas, circulou O Satanaz 
Suplemento no mes seguinte, 18 de abril, dia da Mi-Careme, ou 
Segundo Carnaval (Arq. Pub. Est.). 

Outro "numero linico", ano IV, d'O Satanaz saiu a lume no 
Carnaval de 1909, a 23 de fevereiro, em amplo formato de 47x 
30, com quatro p^ginas. Divulgou apreci^vel mater ia especifi • 
ca, em prosa e verso, tendo como colaboradores Diabo Verde, 
Menelao, Bico Azedo, Almar Tares, Lorimer, Cunha Porto, Bill 
e muitos outros (Bib. P6b. Est.). 

O WITRUVIO — Circulou no dia 6 de abril de 1908, forma
to de 24x15, de duas colunas, impresso em papel especial, in-
dicando, no cabegalho: Ano XXXVIII — n^ 38. Motivo da pu-
bllcagao: "Sincera homenagem. pelo feliz anivers&rio de Euri
co Wltruvio Pinto Bandeira e Aci61i de Vasconcelos". Corpo 
redacional: Oscar Brandao, M^rio Ferreira, Vicente de Melo, 
D16genes Pernambuco, Jos6 Simoes, Luiz Vitorino, Tancredo 
Ferreira, Julio Acioli, Mamede ValenQa e Almeida Braga. Im
presso na tipografia da Livraria Francesa. 

Tr6s pAglnas cont lnham saudaQoes, em prosa e verso, as • 
slnadas por amigos e admiradores do jornallsta aniversariante, 
ao passo que a prlmeira servlu de apresentaQao, t raba lhada em 
artlsticas vlnhetas (Bib. Pub. Est.). 

(1) S6 encontrados, em ambas as blbllotecas, nilmeros esparsos. 
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SAO LUCAS — Llvro de Sortes — Saiu a lume logo no prln-
cipio de maio, confeccionado na Imprensa Industrial, tendo 
como redatores Raul Pimpolho, Black & Cia. "Est^ bem orga-
nizado. Traz excelentes assuntos, bonitas poesias, cangonetas, 
contos, gravuras, e tc . , uma oragao dos alfarr^bios de Sao Lu
cas e uma explendida surpresa: um quadro em branco, que, es-
quentado ^ luz, apresentara resposta a qualquer pergunta que 
se faga" (Jornal Pequeno, 5/5/1908). 

FON-FON — Outro livro de sortes, pouco depots posto em 
clrculagao, fol editado pela Livraria Contemporanea e redlgldo 
pelo Comendador Milho Assado. "Esta bem feitinho e traz agra-
d^vels assuntos" (Jornal Pequeno, 8/5/1908). 

O RELOGIO DO FUTURO — Entrou em clrculagao esse 
"esplrltuoso livro de sortes", organizado pela dupla Messias e 
Rabino. "EstS, escrito com verve e 6 destinado a fazer a ale-
gria das festas sanjuanescas" (Jornal Pequeno, 16/5/1908). 

O SORTEO MILITAR — Livro de Sortes — Considerado o 
melhor do ano, foi editado pela Agenda Jornalistica Pernam-
bucana, de Jilllo Agostinho Bezerra, encarregando-se da parte 
Intelectual "dois valentes humoristas", ocultos sob os pseudO-
nlmos de Pedro e Ze Pilheria. Dotado de esplendido sum&rio, 
Incluida "elegante parte liter^ria", apresentou capa em zlnco-
grafia, com. cliches gravados no Rio de Janeiro, feita a impres-
sao a cores. Seria "o prato predileto". Ofereceu premlo, a sor~ 
teio, de 100$000 (Jornal Pequeno, 20/5/1908). 

A CIGANA — Livro de Sortes, de Zebedeu, editou-o o pe-
ri6dico caricato O Periquito. A16m das segoes liter^ria e recrea-
tiva, apresentou "uma parte de feitigarias, oragoes e outras col-
slnhas Interessantes"; mals as receitas da Tia Juana. Na capa 
figurou um rosto de cigana, impresso a cores. Prfimlo de 50$000 
oferecido aos leitores, mediante sorteio da Loteria Federal (Jor
nal Pequeno, 21/5/1908). 

A MASCOTE — Llvro de Sortes da s6rie anual do famoso 
poeta Fortunato Ventura, fol posto d. venda com o exito espe-
rado. Constou do noticlArlo: "Traz esplendida capa litografada 
e um sumArio variado, contendo sortes diferentes e uma parte 
llter^rla. Entre outras cangonetas engragadas, destaca~se "O 
Sorteio Mllitar", da lavra daquele humorista e que fol musica-
da pelo dr. Alfredo Gama" (Jornal Pequeno, 23/5/1908)-
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O ESPIA — J o r n a l Semandr io , Humor i s t i co , L i t e r^ r io e No-
ticioso — Surg iu , e m Tej ipi6, a 31 de m a i o de 1908, f o r m a t o de 
28x18, pouco depois a u m e n t a d o p a r a 30x22, com q u a t r o p ^ g i -
n a s de d u a s (depois t r6s) co lunas , t e n d o como proprie t&rio e 
r e d a t o r o Dr. R o m p e e R a s g a (p seudon imo de Astolfo Ba rbosa 
J u n i o r ) , aux i l i ado por An ton io Jo rge de Carva lho , que so " e s -
p iou" d u r a n t e a s q u a t r o p r i m e i r a s edigoes. A s s i n a t u r a s a ISOOO 
por t r i m e s t r e , no povoado, ou 1|500 p a r a fo ra . A r e d a g a o loca-
l izava-se a r u a da Vitor ia n " 33, sendo a impres sao fe i ta no 
Atel ier M i r a n d a , k r u a Duque de Caxias , 37. 

A a p r e s e n t a g a o do peri6dico, "com todo o a c a t a m e n t o e r e -
verfencia", foi fei ta n u m m a u sone to , a s s inado por A. J u n i o r , 
a s s im t e r m i n a d o : 

"Nao 6 u m a obra p r i m a : — eis o esbd^o; 
T i r a i o m a g r o cobre j a do bolso, 
Pois s6 cus t a cem r6is O Espia" . 

C i r cu l ando com regu l a r i dade , ks vezes ex ib indo a l g u m a 
l lus t r agao com legenda de duplo sen t ido , o j o r n a l divulgou, a 
p a r de no t l c i a s locals, m a t 6 r i a jocosa, c r i t ica e e scanda losa , 
a t r a v 6 s de r e p o r t a g e n s sobre a s sun tos m e n o s publ ic i t^r ios , t e n -
do co laboradores como K. Bula , Espiao Zambe te i ro , E m p l i c a n t e , 
M a n 6 M a c h u c a , Pdo Revesso, Cabo F u i n h a , K. Veira, Reticfin-
cia , Dr. Bocao, e t c . Nao deixou, t a m b 6 m , de inser i r produQoes 
e m m e l h o r estilo, ou seja, p o e m i n h a s e contos , a s s inados por 
Luiz Malhe i ros (ou Soriehlai t i Z iu l ) , Cas imiro P raze res , A n t 6 -
nio Estanisl&u, J a c i n t o J u n i o r , Jos6 Bezer ra e Silva (o m e s m o 
Dr. F u r a M u n d o ) e Gerson de L ima , que t e r m i n o u p e r t e n c e n d o 
ao corpo r edac iona l (1) 

Com o n ° 18, de 7 de ou tubro , foi O Espia suspenso , s6 r e a -
p a r e c e n d o — n " 1, a n o I I — a 24 de Jane i ro de 1909, q u a n d o 
Iniciou o concurso "Qua l o r a p a z ma i s cr i ter ioso de Te j ip i6?" , 
e dedicou u m a co luna ao "Cemit6r io dos ca lo te i ros" , p a r a r e -
g is ta r OS n o m e s dos a s s i n a n t e s r e l apsos . 

P iorou b a s t a n t e a feigao m a t e r i a l do 6rgao, a c r e s c e n t a n d o 
u m a p a g i n a aos pouco.s a n u n c i o s que inser ia , e a d m i t i n d o a 

(1) Devido a uma das pilhdrlas d'O Espia (ver edlcao de 16/8/1908), 
foi agredido fisicamente, em Jaboatao, Argemiro de Brito, que nada t lnha 
com a redagao, mas era, apenas, tip6grafo do Atelier Miranda, onde se Im-
prlmia o periddico. O agressor Julgou que espancava um dos r eda to res . . . 
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colaboraeao de Abelardo Maia, procedente de Pesqueira, sem 
mais qualquer mat6ria Interessante. E deu a publico o n^ 8 do 
segundo ano (que foi o liltimo) a 21 de marco, (Bib. Pub. Est. 
e Arq. P6b. Est.). 

JORNAL DO COMMERCIO — Orgao de propaganda comer-
cial, deu a luz o n^ 1, ano I, no dia 1 de junho de 1908 para pu-
blicar-se semanalmente, ^s segundas-feiras. Impresso na tipo-
grafia da Agenda Jornalistica Pernambucana, a rua do Impe-
rador ns . 31/33, apresentou-se em formato acima da m6dia co-
mum (51x36), com quatro p^ginas de quatro boas colunas. Dl-
zia-se "unico, no seu genero, no Norte do Brasil", anunciando, 
no cabecalho, tiragem de 5.000 exemplares. 

"Um jornal a mais nao prejudica nunca socledade alguma" 
— assim iniciava o editorial-programa, para, depois de outras 
consideragoes sobre a imprensa, "principal velculo da confra-
temizacao humana", declarar: "O Jornal do Commercio destl-
na-se, principalmente, a auxlliar a classe a que se refere em 
seu titulo, mas se ocuparA tamb6m de assuntos que interessam 
a todos, procurando ser uma folha variada e interessante". E 
mais: "Ao par do anuncio, publicaremos a anedota", "a noticia 
verdadeira", "uma poesia, uma gravura, etc". Outra nota de 
apresenta?ao saiu na segunda pAgina, consoante a qual o pe-
rI6dico circularia em todos os Estados do Brasil-

Cumprlu o Jornal do Commercio, realmente, seu programa, 
Inserindo, Inclusive, a "Croniqueta" semanal, asslnada por 
Machado; os versinhos " Grotescos", de Joao S6; colaboragao 
de Renato de Alencar e algum poema de Pinto Ribeiro, Jacinto 
Jilnlor ou Monte Sobrinho; ainda as segoes "Ploricultura e Hor-
ticultura", por Arctotis; "Pela ribalta", por Jose Deixa ou Ro-
meu do Val, e outras. 

A edlgao de 6 de julho dedlcou a primeira pS,gina ao presi-
dente Afonso Pena, com cliche ocupando largo espago e, em ro-
dap6, um artigo de congratulagoes pela assinatura do decreto 
que autorizava as obras do porto do Recife. 

Sob a gerfincia de Euclides G. da Silva, apareceu depois, 
como redator, Paulino Hermes da Silva. Nao obstante ter au-
mentado sua tiragem p a r a . . . 12.000 exemplares, divulgando 
sempre boa messe de reclamos comerciais, o Jornal do Commer
cio teve curta vida, extlnguindo-se com o n" 9, de 3 de agosto 
(Arq. P(ib. Est.). 
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O GAROTO — Livro de Sortes — Entrou em circulagao sob 
a responsablUdade de Bibelot (pseud6nlmo de Eunlciano Ribel-
ro), editado pela Livraria Francesa. Estava multo "bem a r r a n -
jado", "variado e interessante", para o regalo das famllias, nas 
noites festivas de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro (Dia-
rio de Pernambuco, 2/6/1908). 

O FREVO — Livro de Sortes para as Festas Sanjuanescas 
Apareceu nos primeiros dias de junho de 1908, com 96 p^ginas, 
formato de 18x12, em, papel comum e capa de cartolina. "Da 
lavra dos humoristas Leosel e Demofrio". Impressao da Tipo-
grafla J . Agostinho Bezerra, situada no Cais da Regeneragao 
(atual Avenida Martins de Barros) ns . 31/33. 

Na abertura, sob o titulo "O Frevo", declarou um dos reda -
tores que, num certo dla, achando-se em dificuldade para en-
contrar rima para trevo, usou a palavra frevo. Esta, depois, pas-
sou a significar m.ovimentos espalhafatosos, maxixe, chamego. 
Dizla-se, num sereno: — Olha o frevo! Entrosou-se no Carna-
val. O titulo diz do intuito do livrinho junto ks "gentis pa t r l -
cias", concorrendo para afugentar toda id6ia t r is te . 

Divulgou, a par da seQao de Sortes, "O Grande Talisman 
da For tuna" e boa parte de curiosidades e l i teratura, esta a 
cargo de Anibal de Almeida, Estevao Lellis, Leonardo Selva, Sll-
va Lobato, Felix Bertoldo, Delmiro Farias, Manuel Duarte, Mo-
reira Cardoso, Matos e Silva e outros. Alguns aniinclos (Bib. 
P6b. Est.). 

O BLOCO — Livro de Sortes de Primeirissima, Caprichosa-
mente Escrevinliado Pelo Pessoal d'A Pimenta — Salu em ju
nho de 1908, formato de 17x11, com 84 p^ginas. "Prat lnho pre-
dileto em as festivas noites, buligosas e quentes, de Santo An
tonio, Sao Joao e Sao Pedro. Dedlcado ^s famllias pernambu-
canas" . Impresso na tipografia da Agencia Jornallstica Per-
nambucana, k rua do Imperador ns . 31/33. 

A apresentagao oficlal, em versos dlspostos em oltavas, se-
guiu-se umia p^gina ilustrada, tendo abaixo a legenda: 

"Els aqui O Bloco amado; 
Se queres dar gargalhada, 
Vira a folha com cu ldado . . . 

Nao te digo mais nada!" 
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A malorla das p^ginas foi dedicada as Sortes, no tradicio-
nal modelo de quadras de sete silabas, bas tante dosadas de h u 
mor . A mater ia res tante constou de epigramas, anedotas, cha-
radas, cr6nicas, cangonetas, sonetos transcritos e colaboragao 
literAria de Monte Sobrinho, Gil Nolasco e Andr6 Pereira da 
Costa. Poucos aniincios (Bib. Pub. Est.). 

O PROPHETA — Livro de Sortes para as Esquentadas Noi-
tes de Junho de 1908. — Apareceu em formato comum de 17x11, 
sob a dire^ao de Ze Sabe-Tudo, "contendo novas e espirituosas 
sortes e uma variadlssima parte llter^ria, onde o leitor mais 
splen6tlco e frio encontrarA uma verdadeira f^brica de garga-
Ihadas. Muita moral idade. Oferecido ao Belo Sexo". Trabalho 
gr^flco da Imprensa Industr ial , s i tuada k rua do Apolo. 

"A leitura d'O Propheta — diz-se no "Ingresso aos leito-
res" — cura o espirito doente, provoca o riso aos s6rios e espan-
ca a melancolia. fi o espantalho da dor e o condutor da alegria" 

Sua m.at6ria constou de anedotas, sonetos, modlnhas, pen-
samentos, hist6rlas interessantes, recitatives, canQonetas, pro-
fessias, charadas e parodias, al6m das p^ginas de Sortes. Ze 
Sabe-Tudo foi ass inatura de 19 produgoes diferentes, em prosa 
e verso. Tamb6m ocorreram algumas transcri?oes (Bib. Ptib. 
Est.). 

O ECHO — PubIica?ao Quinzenal — Iniciou sua circulagao 
a 22 de julho de 1908, formato de 33x23, com quatro p^ginas a 
tres colunas de 14 ciceros. Redagao em Tejipio, & rua da Vit6-
ria n° 34. Tabela de assinaturas: semestre — 1$000; tr imestre 
— $500. Numero avulso — $100. Aduzia o expediente: "Venda-
gem no Recife. Agentes no interior". 

Ocupou-se, o editorial de abertura, da libertacao da moci
dade do espirito de apat ia que a aniquilava, e da "restauraQao 
do lmp6rio das letras nesse majestoso pais" . O Echo represen-
tava "uma parcela do esforgo que a mocidade tern despendido 
em favor da sua gloriosa ascensao as alcandoradas regioes da 
Verdade e da Luz". 

6rgao liter^rio e noticioso, inserindo alguns anuncios, ao a-
tingir o n° 4, de 6 de setembro, excepcionalmente com sels p ^ -
glnas, suspendeu a circulagao-
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( 
Reapareceu a 31 de dezembro, impresso, inferlormente, em 

nova tlpografia (nenhuma das duas identlftcada), prosseguin-
do mensalmente at6 o n^ 7, de 5 de feverelro de 1909, quando 
se tornou "propriedade de uma empresa". So entao constou do 
cabecalho o corpo redaclonal, assim constltuldo: AstrogUdo 
de Carvalho (Lourival Junior), Severino Machado (Tobias Pa-
rolim), Lulz Medelros e Lira Flores. 

Entretanto, os prlmelros redatores foram: Felisberto dos 
Santos Pereira, o F. P. da "Cr6nlca"; Ivo Luna, autor da sc^ao 
"Retrospectos"; Pedro Slquelra e Raul Cardoso Aires. A colabo-
ra^ao esteve a cargo de Silvio Albano, Augusto Rocha, Vetera-
no, que asslnava "Esp6clmes de calouros"; Leiimas, ou seja, 
Samuel Cainpelo; Samaritano, com os "Sinapismos"; Tailor, 
dono da segao "Retratando", e outros. Nao faltaram noticiario, 
notas humorlstlcas e, nas ultimas edlgoes, um frustrado con-
curso de beleza (Arq. Piib. Est. e Bib. Pub. Est.). 

O PICA-PAU — Periodico Alegre, Critico e Circunspecto — 
Niimero um (e unico), circulou a 1° de agosto de 1908, formato 
de 24x18, com oito p^ginas (seis, apenas, Impressas), uma delas 
servlndo de capa, contendo o expedlente e pequena gravura, 
junto a qual estava escrito: "Ria comigo". 

Abriu o texto ligeira nota, em que se apresentava o jornal-
zlnho como "mlssion^rio do riso". 

Graficamente mal confeccionado, divulgou materia leve, 
de inexpresslva verve, inclusive assinada por Fura-Mundo e 
Mestre Forjador; algumas llustragoes de p6sslmo desenho, e 
uma p^glna com quatro sonetos, flrmados por Maclel Sobreira, 
Beticgncia, Jacinto Junior e Jos6 Figueiredo (Arq. Piib. Est.), 

O MANGERICO — Propriedade "de uma Assoclac§.o", diri-
gldo por Scarpia, apareceu no dia 14 de agosto de 1908, forma
to de 45x32, com quatro pdginas de quatro colunas. Confec?ao 
material da Tlpografia Boulltreau, a rua do Imperador n" 49, 
em cuja llvrarla funclonava a redagao. Assinava-se a 8|000 
por ano e 4$000 por semestre, acrescidos de 1$000 para o inte
rior do Estado. Niimero avulso — 100 r6is. 

Consoante suclnta nota de "Apresentagao", tendo por sub-
titulo "Freguesia", o semanario O Mangerico serla "um reglsto 
da vida reclfense, nas suas diferentes modalldades", acrescen-
tando: "O seu nome, que 6 um tanto amblguo, serve apenas 
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para cabegalho"- E concluiu: "fi seu unico intuito fazer rir sem 
ofender a ningu6m; nao seguirA nenhum credo politico, porque 
nao aspira coisa alguma, a nao ser o tostao do leitor civilizado 
e amigo". 

Bem redigido e variado, inseriu segoes interessantes, tais 
como "Fases da lua"; "Vida artistica", por Cavaradossi; "Dl-
versoes recifenses", de R.; "Pensamentos profundos"; "Recife 
k noite", e t c . , completando a edigao pouco mais de uma p^gi-
na de anuncios . 

Foi curtissima a gestao d'O Mangerico na arena jornalist i-
ca. O no 2, do dia 22, que divulgou unia "Carta em verso" de 
Silvio Murat (pseudonimo de Manuel Duar te) , foi o ijltimo pu-
blicado (Bib. Pub. Est. e Arq. PJib. Est.) . 

CRI-CRI (1) — Seman^rio Humoristico e Noticioso — Saiu 
a lume na primeira quinzena de agosto de 1908, formato de 
28x19, com 20 p§.ginas, inclusive a capa, i lustrada e impressa 
em couche. Trabalho gr^fico da Aggncia Jornalistica Pe rnam-
bucana, a rua do Imperador ns . 31/33, onde se localizava, t a m -
b6m, a redagao. O corpo redacional constituiu-se dos seguintes 
pseudonimos: Tiillius, Rastignac, Petronio, Rene, Altamir e Hir-
cio, sendo Til o redator art ls t ico. Tiragem declarada de 5.000 
exemplares ( ? ) . Tabela de ass inaturas : ano — 16f000: semes-
t re — 10$000; prego do exemplar — $300, menos a primeira edi-
gao, que custou $400. Tabela de anuncios: p^gina inteira — 
50-fOOO; meia p^gina — 30$000; um quarto — 15$000. 

Dirigindo-se ^s "gentis leitoras", dizia o artigo "Apresenta-
gao", assinado por Nos: "Cri-Cri 6 feita para vos alegrar alguns 
instantes , para vos encher de bom humor, dando-vos a agradA-
vel leitura dum humorismo leve, delicado, e sem o minimo de 
picante que v^ ofender o vosso recatado pudor". 

"Se tendes um pai politico, ela falarA no vosso pai, mas de-
l icadamente . Se tendes um irmao, e ele for elegante, serA in-

(1) Cri-Cri servira de titulo,, pouco ante.s, a um "seman&rio Ilustrado, 
humoristico e literario", dp Sao Paulo, que estreou sua publicagao, preci-
samente, em dezembro de 1907. 

(2) Dos componentes do corpo redacional foi possivel identificar os 
seguintes pseudonimos: Tullius — Jos6 Campelo. Rast ignac — Teotonio 
Freire Fi lho. Petronio — Valfrido de Almeida. Rene — Renato Faelante 
da Camara . Altamir — Francisco Pessoa de Queiroz. Til — Osvaldo de 
Almeida. 
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Cluldo nas listas smarts em que se t ra te das modas dernier cri 
e dos fatos up-to dates". 

"Vos tereis instantaneos, sereis re t ra tadas , a vossa beleza 
sera posta em destaque. Os vossos beautiful costumes serao 
descritos com todos os pormenores que nascem deliciosam.ente 
dos espiritos femininos. Nao ireis numa rua elegante, num ja r -
dim, num velodromo, sem que os nossos reporteres lA estejam 
para saber o vosso nome, o vosso esplrito, a vossa graga, e es-
tamparem-nos em nossas p ig inas , enchendo-nos de orgulho, o 
orgulho de ter-vos como amigas" . 

Ostentando elevado padrao de revlsta mundana , seguiu-se 
a publlcaQao semanalmente, com as segulntes segoes: "Folhl-
nha do Cri-Cri", por Prof eta, abrindo o texto; "A ver quem pas-
sa" — Rastignac e, ^s vezes, Petronio; "Revista tea t ra l" — 
Tullius; "O chic na Rua Nova" — Rastignac; "Na rua"; "O 
nosso concurso de beleza: Qual a mulher mais formosa do Re
cife?"; depois: Qual a crianga mais bonita do sexo masculino? 
e do femlnino ? ainda concurso desportivo; "Gaveta de Cri-Cri" 
— Dr. Guilhotina; "Croquis de bacharelandos" — Gavarni ; 
"Causticando & Filosofando" — Joao das Ruas; "Monoculan-
do" — Rene; "Perfis femininos" e "Sports" — Altamir; "Pos
tals femininos" e "masculinos"; "Garnet mondain" — Phe 
(pseudonimo de Renato Fae lante) ; "Miisica — "Elisio Santel-
mo; "Sphinge" — Hircio (charadas) ; "R^pidos" (sonetos-perfis 
de mogas) — Nini; e "As cr iancinhas" — Tullius. 

A16m disso, ocorriam, de raro em raro, poesias assinadas 
por Carlos e Julio Porto Carreiro, Adelmar Tavares, Silveira de 
Carvalho, Olimpio Fernandes, Silva Lobato, Oliveira Melo e 
Eurico B . ; entrevistas, pelo Reporter; crSnicas e versos Ugelros 
de J. do Canto, Faloctetes, J. de Bruxaxd, Joao do Norte, S^ de 
A., Dr. Topolino, e tc . 

A revista era ilustrada com instantaneos fotogr^flcos, a 
salientar a p^gina "O Recife de relance"; charges e car lcatu-
ras de Guapy (Herculano de Albuquerque), Pivot, Pierre e Til, 
este ultimo o autor das dlferentes alegorias da capa, sempre 
impressas a cores. Uma pdgina de cada edlQao divulgava origi
nal de muslca de compositores locals; outra exibia "Carta enig-
mat lca" . P^ginas de anuncios abriam e encerravam o texto, 
completando, igualmente, as internas da capa. 
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A redagao de Cri-Cri promoveu, a 13/14 de setembro, no 
armarinho Louvre, seleta exposigao de objetos de confegao ma
nual, com o concurso das leitoras, a premlo, o que constituiu 
tema brilhante de longa reportagem do a que se chamarla, ho-
je, g6nero so?aite. 

Desde o n° 8, quando passou a ser impresso na Livraria 
Contemporanea, de Ramiro M. Costa & Filhos, o bem felto 
magazine, que aceltava "qualquer colaboragao espirituosa", dei-
xou de menclonar as datas de suas edigoes. Estas prolongaram-
se at6 o no 18, que foi o ultimp(3) e circulou na prlmeira sema-
na de dezembro (Bib. Piib. Est. e Arq. Pub. Est.). 

AVANQA!... — Seman^rio Ilustrado e Critico — Divul-
gou-se o primelro numero no dla 15 de agosto de 1908, formato 
de 31x21, com 12 p^ginas, inclusive a capa, apresentada com 
desenho de Guapy, flgurando um homem a exlbir a revista e 
uma fiamula, k, qual servia de mastro uma caneta com pena e 
cinzel, e a legenda: "Avanga!. . . Avanga!. . . Avanga! . . . " Com 
redagao ^ rua do Imperador n" 45 A, lmprimiu~se na tlpografia 
do Jornal do Recife. Dlretor — Dr. Picareta; redator-chefe — 
Dr. Joao Boco; secret&rlo — Orion Junior; dlretores artlsticos 
— Guapy, Diogo Barradas, Rafael Togo e Spitzer; gerente — 
Arxiles (1). Assinava-se (para o interior) a 9$000 por ano e 
5$000 por semestre, custando o exemplar $200, a princlplo e, 
depois, $300. Aminclos: pAgina — 25$000; mela pfiglna — 
15$000; 1/4 — 101000. 

Comegou assim o editorial de abertura: "Senhora: Roube 
V. Excl^. aos sagrados deveres do seu lar quatro ou cinco m Î-
nutos e lela o Avanga!... O Avanga!... val ser precisamente o 

(3) A revista Avanga! . . . , rival de Cri-Cri, publicou, a proposito, n a 
sua edicao de 12/12/1908, o seguinte convite, encimado por uma cruz: 

"Triste e dolorosamente, previne a V. S. a Empresa do Avan§a! . . . 
que, devido k vontade da Providencia Divina. passou-se deste mundo para 
a sua santa gl6ria a sua prezada colega Cri-Cri, cujos restos mortals estao 
deposltados na Livraria Contemporanea, onde, pelas 13 horas da madn i -
gada, se devem dispensar as ultimas oracoes e depois conduzi-la k sua der-
radeira morada". 

(1) Pseudflnimos do corpo redacional identiflcados: Dr Picareta — 
Lulz Francisco Mendes; Dr. Joao Boco — Joao Pessoa; Orion Junior — 
Joao Montelro; Guapy — Herculano de Albuquerque: Dio^o Barradas — 
Colombo Pompllio; Rafael Togo — Luiz Filipe de Sousa Leao Gongalves; 
Arxiles — Jos6 F611x de Olivelra; Spitzer — Jos6 Veloso. 
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seu jornal predileto, aquele que v . Excia. distinguird com os 
melhores sorrisos e com a mais absoluta constancia de uso e 
de abuso"-

Depois de outras consideragoes, avangou o articulista: "V. 
Exc^. estudou com certeza a doutrina do c6u em Santo Agosti-
nho; a terrena, de aplicagao imediata, de efeitos prontos, sera 
encontrada no Avanga!...; a moral dos s6culos com preceitos 
Indestrutlveis, onde o demOnio delta o sal dos guisados comuns, 
esta aqui nestas p^ginas. Talvez V. Exc^. seja solteira e este-
ja a procura do Esposo Amado entre niivens de Incenso; o 
Avan?a!... Iniciar^ V. Ex^. nas coisas do amor, apresentando-
Ihe sempre a ultima palavra no assunto. Se a senhora 6 casa-
da, por6m, quando o spleen e a monotonia do lar a assaltem, 
procure o Avan^a!. . ., porque ele sabera restituir o sorriso a tao 
lindos olhos molhados". 

Vinha, finalmente, preencher uma "lacuna, integrando, 
nos seus detalhes minimos, a cena cotldiana dos lares, das ruas, 
das repartlgoes e dos jornals". 

Materia variada, o magazine apresentava comentarios jo-
cosos, noticiArio, segao de charadas, dirigida por Orion Junior; 
"Consult6rio do Avan§a! . . . " ; "Recadinhos"; "A miisica da 
Semana"; "Carta enigmatica"; carlcaturas, charges, concur-
sos diversos e uma parte literarla, com trabalhos, em prosa e 
verso, de Artur Muniz, Tenorio de Cerqueira, Oliveira Melo, Jil-
lio Porto Carreiro, Silva Lobato, Araujo Filho, Alfredo de Car-
valho (2), Rodovalho Neves, Jos6 Apolinario de Oliveira, Leonar
do Selva, Esmerino Morals, Edite de Oliveira, Rosinha Gama 
e outros. 

O n^ 8, de 3 de outubro, constltuiu edigao especial, em ho-
menagem as criangas, as quals o Avanga!... ofereceu uma festa, 
no jardim da Praca da Repi'ibllca, com miisica, bombons, con-
fetes e concursos a premio- Outra edigao, depois, era dedicada 
ao Prado Pernambucano, segulda de tarde hipica festlva, no 
Prado do Lucas, a 15 de novembro. 

Llgeira modificagao, a 19 de dezembro, ocorreu no "Des-
pacho Ordinario", que era o titulo do Expediente, aparecendo 

(2) No n^ 25, de 13 de fevereiro de 1909, a coluna "Moleque de recado" 
publicou o seguinte: "Dr. Alfredo de Carvalho (Olinda) — A sua estr6ia 
no verso nao foi boa, foi um verdadeiro desastre. Continue mesmo n a prosa". 



HISTORIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 235 

o nome real de Luiz Mendes como diretor linlco e respons^vel, 
e o de Euclides de Oliveira como diretor t6cnico, ao passo que 
eram suprimidos os cargos ocupados por Joao Boco, Rafael Togo 
6 Spitzer. Novo sub-titulo: "Seman^rio Critico, Caricato e Hu-
morlstico". Surgiram outros colaboradores, a saber: Selenita, 
com a cr6nica semanal "Narcoticos"; Sebastiao de Abreu; Li
ma Ribeiro; Infalivel, com a "BBQ&O Infantil"; Rui Brando, as -
sinando os "Recadinhos"; Celina com as "Notas olindenses"; 
Manhoso, o das "Caras e caretas", etc . 

Diogo Barradas e Guapy mant inham o cliiste das carica-
turas e charges, quer na capa, quer no texto, principalmente o 
prlmeiro, signat^rio das segoes "Biografo" e "Exposigao Nacio-
nal", ao passo que p^ginas especiais de poesias eram tamb6m 
por ele i lustradas. 

Veriflcada ligelra suspensao, ap6s a edigao de 23 de Janeiro 
de 1909, o niimero segulnte — 25° — circulou a 13 de fevereiro, 
em nova fase, o formato reduzido de dois centlmetros e impres-
so em papel couch6. O "Despacho Ordin^rio" foi substltuldo 
pelo "Giro da casa", onde se lia: "O Avan?a!... saira todos os 
s&bados, chova ou faga sol. Redagao: — pessoal que sabe onde 
tern as ventas. Aceitam se colaboradores, desde que eles assu-
mam um certo dec6ro perante a est6tlca, a 6tica, a 16gica e a 
gram^tica. Quem tiver neg6cios com a diregao do Avan?a!... 
aparega k rua do Imperador n^ 45, salvo materia de bordoa-
das" . As assinaturas passaram, desde o n° 9, a 15,?000 por ano 
e 8$000 por semestre, mantido o preco do niimero avulso. No 
artigo "Vita Nuova" lia-se o seguinte t6pico: 

"Nao coUde com a mod6stia a nossa aflrmaQao de que esta 
revista vai ser, em sua segunda fase, uma das maravilhas do 
globo. Neste nosso semanS,rio encontrareis d'agora por dlante 
o que desejardes, desde o Informe completo para a colocagao 
de vossas ligas, respelt^vel leitora, at6 materia transcendente 
para as vossas elocubragoes filos6ficas, sr. Barao de Casa For
t e" . E conclulu: "O Avanga!... val invadlr os recessos da lite-
ratura , das artes e do grotesco, em geral, fazendo indistlnta-
mente aos que empolgam os referldos dominios uma coroagao 
heldnlca, obrlgada a epigrama de S6stenes". 

Continuou Guapy como ilustrador, ocupando algumas p&-
glnas com interessantes charges e carlcaturas, auxlllado por 
Hercules e Olenka (como se ocultava Baltazar da Camara) . A 
revista j& nao contava com os prlmelros colaboradores. Outros 
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surgiram, inclusive Joao do Recife, que iniciou uma s6rie de 
entrevistas, sob o titulo "O movimento liter^rio de Pernambu-
co"; Torquato do Nascimento, com as "Cartas de fora", versos 
em cassanje; Viriato Verve, Joao Feio e S. Tiago. Divulgava, 
alnda, orlglnais de miisicas. 

No n° 28, de 13 de margo, encontrava-se a notlcia de haver 
entrado para o corpo redacional o "endiabrado humorista" 
Aprigio dos Anjos. Entretanto, nao contlnuou a publicagao, que 
se extlnguiu, exatamente, na data referida. (Bib. Pub. Est.). 

O ESPECTADOR — PubllcaQao qulnzenal, surgiu no dia 
15 de agosto de 1908, formato de 24x17, com quatro p^ginas de 
tres colunas. Impresso na Tlpografla Serra Grande, de Joao & 
Frederico Regadas, h rua do Range! n^ 35, asslnava-se a $500 
por trimestre, custando cada exemplar $100. 

Dizia, no artigo de apresentagao (que, por "descuido" do 
paginador, nao saiu no primeiro e sim no segundo numero), 
t ratar-se de "modesto jornalzinho amlgo da troga e da pllh6-
rla, que farA muita gente vender azeite aos quilos se sair fora 
dos llmites". Apontarla os "iniimeros escandalos praticados 
aqui no Recife, por individuos mal educados e que desconhe-
cem completamento a D. Moral". 

Divulgou O Espectador, nos poucos numeros publlcados, 
cronicas de Fityr e Cl^udio: sonetos de E. Guerra e O. Braga; 
a segao bisbilhotelra "Na espectativa", por Z6 Pacato; "Chara-
das", a cargo de Miko; as indiscregoes "fi com isto que eu 
implico", pelo Dr. Cabega de Prego, afora algum notlci^rlo e 
notas soltas chamando a atengao dos pais de famllia para os 
namoros escandalosos-

Circularam cinco edigoes, a ultima das quais datada de 31 
de outubro (Arq. Pub. Est.). 

TRIBUNA COLONIAL — Folha semanal, redigida em portu -
gues, francos e Itallano, comegou a publicar-se a 17 de agosto 
de 1908, formato de 49x35, com quatro p^ginas de quatro colu
nas . Redator-cliefe — Publio Pug6. Impressao da tipografia 
da Agfincla Jornallstlca Pernambucana, instalando-se a reda-
gSo na rua do Imperador n" 36, 1° andar . Prego da assinatura: 
at6 o fim do ano 5$000. 
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Era "feito, exclusivamente, para as colonias estrangeiras 
que aqul vlvem, e como tal nao se envolver^. jamais na politica 
do pals", conforme se lia no editorial "Ab ovo", que se seguiu 
ao de abertura, intitulado "Primi vagiti", assinado por La Re-
dazioni. Adiantou aquele: "Todas as questoes de interesse co
lonial, ou aquelas brasileiras que nos interessam de perto, po-
derao ser t ra tadas livremente e Uvremente dlscutldas nas nos-
sas p^glnas" . 

A16m da materia notlciosa, o perl6dlco, tendo mals de uma 
p^gina de anuncios, inserlu comentdrios de Coimbra Lobo e M. 
P . S. , este ultimo em franees, sendo mals comum. a redagao na 
lingua Italiana. 

Continuou tal programa, incluindo a seQao "Com6rcio e 
Finangas"- Todavia, circunstancias desconhecidas levaram a 
bem arranjada gazeta a flndar sua existencia logo que se vlu 
publlcado o n" 3, do da 31, precisamente quando anunciava 
"demarches" para constltulr uma empresa de ar te gr^flca, do 
que esperava proporcionar melhores informaQoes na edlQao se-
guinte (Bib. Piib. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O TAGARELLA — Entrou em circulaQao esse "peri6dico 
pequenito, escrito a blco-de-pena e sob a diregao do Dr. Fuara 
e Enfia, destlnado a sair a rua todos os domingos" (Inf. d'O 
Espia, 6/9/1908). 

A GRINALDA — Reportagem das Flores — Revlsta qulnze-
nal, "sob a responsabilidade das flores", tendo como redator-
chefe — o Sol, surglu no dia 4 de outubro de 1908, com oito pS,-
glnas de papel couche e capa em cores, para vender-se o exem
plar a 200 r6is. Confeccionado na Imprensa Industrial, a rua 
Vlsconde de Itaparica (hoje, do Apolo) ns . 49/51, apresentou-
se no formato de 31x15, impresso com t lnta azul. 

Lia-se no galante artlguinho de abertura: " . . . c o m o flores, 
queremos reinar sem a mallcia do voc^bulo; queremos educar, 
semi a f6rula da mestra, com o aljofar dos nossos labios. E de 
olhos velados concentramo-nos e aglmos, sem personalizar. 
Flndou assim: "Tudo no mundo 6 consequ6ncla, e A Grinalda 
6 a consequfincia dos cronlstas enfatuados do Jard lm". 

Folha exclusivamente liter^ria, s6 continham suas paginas 
contos, fantasias, versos, assinados por Violeta, A Grinalda, 
Pcrvenca, Hera, Saudade, Primavera, Lilds, Bonina, Urze; Tre-
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vo, Liz (esta encarregava-se da cronica mundana "No Ja rd im") , 
Orquidea, Magnolia e Eglantine, 

Tal foi a mater ia dos tr6s linicos niimeros do Interessante 
jornal femlnlno, o ultimo dos quals datado de 1° de novembro 
(Bib. Pub. Est. e Arq. Piib. Est.). 

O TABARiSo — O ju rn^ de mais malh6 circola^ao nas Ame
rica — Apareceu datado de "Catlnga Cheirosa", 9 de outubro 
de 1908, formato de 35x23, com quatro p^glnas, da prlmeira 
constando, unicamente, uma charge, de legenda em versos chis-
tosos. Dlretor — Raio X. 

Lia-se na nota de abertura da segunda pAglna: "NOQO fim 
6 iscrusivamente faze ri us amigus e leito; no^a foia nao tem 
carate pulitico: 6 imparci^ nessas coisa". 

Toda a materia, constltulda de verslnhos, telegramas de 
brlncadelra, reportagens e notlciario, fol redlglda em caQanje, 
termlnando com a "Coluna dos dout6 bachar6", uma cr6nlca 
de Raio X. 

Flcou na edl?ao de estr61a (Arq. F«ib. Est.). 

FROU-FROU — Semanir io Ilustrado — Apareceu a 29 de 
outubro de 1908, formato de 31x21, com 20 p^glnas, afora a ca-
pa, em cartolina Impressao da Tlpografla J . Agostinho Be-
zerra, d, rua do Imperador n° 31, al tamb6m locallzada a reda-
gSo. Asslnaturas: ano — 14|000; semestre — 7$000; niimero 
avulso — $300. 

No artlgo-programa, asslnado por Zez6 & Cia., dlzla-se da 
nova publlcagao: " . . .antra nos caf6s, nos restaurantes , nos ma
gazines, toma o bonde, o trem, o carro, o autom6vel; Introduz-
se no lar, val de uma a outra casa, percorre, enflm, o pequenl-
no mtmdo dos seus asslnantes — mas tudo isso com calma e 
jeito, sem fazer barulho, sem as cores vivas e o r i tmo forte e 
estrldente da reclame!". 

Nao haverla de ferlr melindres. "Frou-Frou 6 a linguagem 
mlsterlosa da seda, o som vago e doce, o rumor brando, ha r -
mSnlco, mel l f luo . . . " ; " . . .6 o beljo da seda estalando baixlnho, 
fremindo, cantando de l e v e . . . " 

Ostentando vlstosa alegorla a cores, da autoria de Guapy 
(Herculano de Albuquerque), a revlsta apresentou-se varlada. 
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assim continuando, com ilustragoes, cr6nicas leves, concursos, 
m ^ l m a s e sentengas, originais de musica, charges de Erlano 
e H, notici^rio, segao charadlst lca e algumas p^glnas de a n u n -
cios. 

Colaboragao assinada por Zez6; Chico Redondo; Zebalos; 
Hor^cio Lupin; Luiz Simoes — "Palestras musicals"; Julleta 
Rocha; Hor^cio — "Bata lhando" (charadas) ; Rostand; Quin-
tillien — "Frou-Frou no jardim"; Sancho Pansa; Aarao Lupin; 
S. Alvares; Netuno — "De lApls em punlio" (na re t re ta de O-
llnda) ; Munguengue; Chic; Van Dick; Leonardo Selva, Lidio 
Gomes, Aluisio Baltar e Adelmar Tavares, que tamb6m se assi-
nava Andaluz na segao "Pela Urbs", e outras segoes. 

tJltima edlgao encontrada: TI° 5, de 26 de novembro (Arq. 
P6b. Est. e Bib. Piib. Est.) . 

O ROUXINOL — Jornalzlnho "a manuscrl to, de multo in-
teressante confecQao", fol dado d. publicidade, redigldo "pelos 
Inteligentes mogos Alfredo Campos e Pedro do Lago" (Inf. d' 
O Arara, 31/10/1908)-

O PROSCENIO — Labor omnia vincit — Entrou em clrcula-
gao a 31 de outubro de 1908, formato de 30x20, com. quatro p&-
glnas de duas boas colunas. Sob a dlregao de Onildo Osmar 
(anagrama de Odilon Brdullo de Lemos Ramos), t lnha como 
redatores: Solano Peres (como se ocultava Valfrido Leonardo 
Pereira) , SuHvan (que era Luiz Tolentino C6sar Lourelro) e 
Pororoca. Redagao e escritorio na Estrada de Bel6m n" 46. 

Apresentou-se como "jornalzlnho joco-s6rlo e com clrcula-
gao forgada no recinto do teatro da Sociedade DramS,tica do 
Feitosa, em nolte de espet^culo. Redlgido por um grupo de s6-
clos, nao obstante isto, ele nao tem com ela llgagao alguma e, 
como tal, emlte suas oplnioes livremente sobre coisas do tea
t ro" . 

"O seu apyareclmento motivou a necessldade que havla de 
matar-se a monotonia da sala, originada pela caceteagao de se 
esperar pela subida do pano . O humorismo d'O Proscenio 6 
Inofenslvo e as suas apreciagoes sao feitas de tal forma que 
nao venham provocar 6dios nem dlscussoes, evltando-se o mais 
que 6 possivel que sejam publicados trabalhos cujos assuntos 
caiam em resultado de desagrado". 
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Outra ediQao saiu a 7 de dezembro, e o no 3 — ano II — 
no dia 2 de Janeiro de 1909, prosseguindo mensalmente . Ao 
atingir o n" 8, de 5 de junho, modificou-se o formato para 
34x22, a tres colunas de composiQao, passando o corpo redaclo
nal a constltuir-se de nomes em vez de anagrams e pseudOni-
mos, a saber: diretor — Odilon Ramos; redatores — Joaqulm 
Pontes, Artur Jos6 de Oliveira, Valfrido Perelra e Luiz Lourel-
ro, este ultimo substituido, depois, por Astroglldo de Carvalho. 
Declarava uma nota: 

"A comegar do presente numero, passa O Proscenio a ser 
propriedade excluslva da Socledade Dram^tica do Feltosa, de 
quem ser^ orgao na Imprensa indigena". "Agora que ele se 
acha reformado, tanto no formato como no corpo redaclonal, 
continua a manter o seu programa de t ra ta r de colsas de tea-
tro, acrescentando o novo encargo de defender os Interesses da 
agremlagao". 

Logo mals, a 31 de outubro, uma edlgao especial de sels 
paglnas, em papel de cor, comemorava o prlmelro aniversario 
da folha, lendo-se, entao, no editorial aluslvo, entre outras con-
slderagoes: "A nossa maior gloria esta no fato de completar 
O Proscenio um ano de existencia sem o auxlUo pecunl^rlo de 
pessoa alguma e tinlcamente com os nossos modestos recursos; 
tem sldo e serA sempre gratulta a sua distribuigao, sendo ele 
atualmente uma necessldade no nosso melo social". 

ProAsegulu a publlcagao, entrando pelo ano de 1910 afora, 
sempre com tres paglnas de mat6rla redaclonal e a quarta com 
anuncio dos programas da Sociedade Dram^tica do Feltosa. 
Inseria, como materia principal, artigos de apreciagao e crlt i-
ca sobre as pegas encenadas, noticiS,rio especializado e l l tera-
tura geral, em prosa e verso, nao s6 dos redatores, mas t a m -
b6m de outros membros da Associagao, a saber: Bambolina, 
Niceas, Ivan, Silvio, Zelino, Niobio, Bastos Portela, Chico Re-
dondo (pseudonlo de Joaqulm Feltosa), Stenio, Bibi, Silvino, 
Contra-Regra, Mdrio Didier (travestl de Colmbra Lobo), T6r-
cio Imar e outros. 

Ap6s o no 25, ano III, de 15 de outubro, a publlcagao sofreu 
um colapso, s6 reaparecendo (n^ 26, ano IV) a 11 de fevereiro 
de 1911, numa edlgao de olto pAginas, em papel especial, come-
moratlva (com retardamento) do seu segundo anlversArlo (que 
ocorrera a 31 de outubro de 1910). Inserlu variada materia, 
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inclusos sonetos originals de Odilon Nestor e VenceslAu de 
Quelroz. 

Na edlQao subsequente, O Proscenio cresceu um pouco de 
formato e passou a ser impresso na tipografla da Agenda Jor-
nalistlca Pernambucana, chegando ao luxo de utllizar papel 
couch^. Ao atlngir o n^ 33, deixaram o cabegalho os redatores 
Joaqulm Pontes e Artur Ollveira, logo mais voltando a ele Luiz 
Loureiro, ap6s longa ausencla. 

Em margo de 1912 — n^ 38 — as letras do titulo foram su-
bstituidas por um cliche, incluldos no respective desenho slm-
bolos das artes. No mes de novembro retirava~se Astrogildo de 
Carvalho do corpo redacional- Continuou a publicagao em 1913, 
mas, ao sair a lume o n^ 55, de 24 de Janeiro de 1914, encerrou 
a gazeta sua atuacao relevante. 

Afora as produgoes da varlada equlpe redacional, O Pros
cenio admitira, nos liltimos anos, escolhido corpo de colabora-
dores, a saber: Samuel Campelo, Afonso de Macedo, Felisberto 
dos Santos Pereira, Assungao Pessoa, Osvaldo Lima, Joaqulm 
Lima, Inoldo o Copista (outro pseudonimo de Odilon Ramos), 
com a segao "Palcos e Plat6ias"; Artur Leal de Barros, Ribeiro 
da Silva, Mendes Martins e Simoes Coelho. A quarta p&gina 
era, invaria,velmente, dedicada aos programas da Sociedade 
Dramatica do Feitosa (Bib. Pub. Est.). 

A EVOLUQAO — Orgao Racionalista — Ciencias, Artes, Le
tras, Filosofia, Politica, Religiao, Agricultura, Comercio e In-
dustria — Saiu pela primeira vez em novembro de 1908, no for
mato de 24x15, com 48 p^ginas, afora a capa, esta em papel-
cartollna de cor. Diretor — Raul Azedo; secret^rio — Hersllio 
de Sousa (1); redatores — Faelante da Camara, Lins Caldas, 
Leal de Barros, Olinto Victor, Carlos Porto Carreiro, Gervaslo 
Fioravante, Teotdnio Freire, Joao Barreto de Meneses, Aprlglo 

(1) Anos depois, escreveu Joaquim Pimenta ("Retalhos do passado", 
p4gina 126 — Editor A. Coelho Branco F° — Rio, 1949) que o fllosofo e ju-
rlsta Hersilio de Sousa, lente da Faculdade de Direito do Recife, foi o pri-
meiro, talvez, no Brasil, a ter abordado. em uma serie de artigos, n'A Evo-
luQao, "o problema, ainda hoje em debate, da existencia hi6t6rica de Jesus". 



242 LUIZ DO NASCIMENTO 

de Castro, Sampaio Ferraz, Augusto Castro, Gouveia de Barros 
e Rangel Moreira. Trabalho griifico da Imprensa Industrial, k 
rua Visconde de I taparica (atual do Apolo) ns . 49/51, funcio-
nando a redacao k rua 15 de Novembro (atual do Imperador) 
n° 38, 1° andar . Assinatura anual — 10$000, acrescidos de 
2$000 para outros Estados e paises da Uniao Postal . Prego do 
exemplar — 1$000. 

I 
O "Programa d'A EvoluQao" estava assim concebido: "Tra-

balhar p>elo desenvolvimento econ6mico, intelectual e moral da 
coletividade: — procurando despertar o interesse e o zelo pelos 
seus vitais direitos e necesidades por ela geralmente descura-
dos; — promovendo a adogao de m6todos educativos da inf^n-
cia e da mocidade adequados ao destine do homem moderno; — 
batendo-se pela policultura e pelo ensino agricola tedrico e pr^ -
tico; — contrapondo-se & agao de todos os elementos retr6gra-
dos militantes no meio social; — concorrendo para a cultura 
mental e para a melhoria das condigoes materials de existencla 
do operariado urbano e rural ; — pregando a necessidade da 
elevagao do nivel intelectual da mulher; — vulgarizando os 
preceitos da moral cientifica. Eis as id61as fundamentals que 
deverao inspirar as contribuigoes dos redatores e colaboradores 
desta revista". 

Publicou-se o importante magazine, cada mes, at6 o n" 10, 
datado de agosto de 1909, s6 alterado o corpo redaclonal com 
a saida de Faelante da Camara, ocupando-lhe o lugar Joao 
Eust^quio Pereira (Faneca) . Obedlente ao ecl6tico programa 
tragado, inseria a mais variada materia, nao s6 assinada por 
elementos do corpo redaclonal — cabendo a Leal de Barros, 
al6m do mais, a segao "P&ginas alheias", de tradugoes — mas 
tamb6m colaboragao de Fernando de S^, Jos6 Vicente, Euclides 
Fonseca, Jaime Azedo, Aimaquio Diniz, Vicente e Luiz Ansel-
mo Fonseca; mais p^ginas de "Bibliografia" e notas redacio-
nais . Anuncios, s6 nas duas pAginas finals da capa. Volume 
encadernado de 622 p^glnas. 

Ap6s um interregno de quase quatro anos, veio a circular 
em margo de 1913 o n" 11, ano II, d'A Evolugao, sem nenhuma 
alteragao na parte mater ial . Mantida a antiga diregao, ocupou 
a secretaria Andrade Bezerra, ficando a turma de redatores as
sim constituida: Joaquim Pimenta, Hersllio de Sousa, Gouveia 
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de Barros, Fernando de Si , Joao Barreto de Meneses (2), Leal 
de Barros, Luiz de Gois e Olinto Victor. 

Nao se modiflcou o programa inicial, confirmado num ar-
tigo de tres colunas, de R. A., ou seja, Raul Azedo. Prosseguiu 
por mals alguns meses, brilhantemente colaborada, incluindo 
artigos de Alfredo de Carvalho, Dantas Barreto, entao governa-
dor do Estado; Soriano de Albuquerque e, excepcionalmente, 
um soneto de Mendes Martins, cada niimero dedicando espaQo 
especial ks seqoes "Revista das id6ias", "Noticiirio" e "Pdginas 
alheias". 

Com regular quantidade de piginas, numerando-se seguida-
mente, A Evolu^ao nao conseguiu ir muito adiante na sua se~ 
gunda arrancada. Atingiu, tao s6mente, o n" 16/17, datado de 
agosto/setembro do mesmo ano, assim completado o segundo 
volume, totalizando 350 piginas (Bib. P<ib. Est., Bib. Fac. Dir. 
UFPe. e Bib. Est. de Sergipe). 

A VERDADE — Orgao do Espiritismo em Pernambuco — 
Entrou em circulagao a 8 de dezembro de 1908, obedecendo ao 
formato de 38x27, com quatro piginas a quatro colunas de com-
poslgao- Dire tor — Manuel Arao; redatores auxiliares — Joao 
Augusto de Sousa Leao, Pedro de Melo Santos, Agripino da Sil -
va e Pedro Buarque; gerente — Ermiro Lima. Responsabilidade 
do Centro Espirita Regeneragao, cuja sede servia de redagao, 
k rua Marqufes do Herval (atual da Concordia) n" 32, 2° andar. 
Os subscritores pagavam IfOOO mensais, "recebendo a folha em 
duplicata". A impressao do numero de estr6ia esteve a cargo 
da Tlpografia d'O Polyantiio, k rua das Cruzes n" 25, prosse-
guindo na oficina grifica do Jornal do Recife, k rua do Im-
perador n" 47. 

Lla-se no editorial "Desfraldandj uma bandeira", inicial-
mente: " . . . p o r ora, 6 simples boletim mensal do movimento 
espirita quer de Pernambuco quer do que mais importante ocorra 
fora daqui; nao aspira outras glorias senao a de colaborar na 
obra de propaganda e coesao". . ..: 

(2) " . . . a exlst§ncia d'A EvoluQao — escreveu Joao Barreto, na edipao 
do m6s de abril — 6 um grito d'armas, 6 um apelo ks energlas de todo o 
organismo republicano, para que se distribuam as suas doutrinas, as que, 
ao menos, o paregam, no estado atual de nossas investigagoes cientlficas, 
como antidoto a essa intoxicagao perigosa que vem de h^ muito corroendo 
o espirito escolar de nossa p&tria, com o qual se nao fazem homens forta-
lecidos para a vlda, mas simplesmente automates alquebrantados na su-
perstic&o". . . . 
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O longo artigo focalizou os problemas esplritas em face 
dos que o negavam ou Ihe faziam restrlgoes, aos quals contra-
punha "doutrina a doutrina, fato a fato", acentuando: "Fir-
mes sem intolerancia, intransigentes sem Irritagao — els os 
processos no nosso combate". 

Circulando normalmente, cada m6s, sua materia consti-
tuia-se de artigos doutrin^rios, assinados ou nao; "Bibliogra-
fia"; "Musa Esplrita"; 'Fatos e Notlclas"; "Ecos de toda par
te" ; o comentario "Digressoes", de A. S. (Agripino da Silva), 
etc . 

Reiniciando numeragao em Janeiro de 1909, publicaram-se 
doze edigoes durante o ano, ritmo que continuou nos subse-
quentes. Em junho de 1912, o gerente foi substituido por Pedro 
Buarque, o qual, desde o princlpio, vinha assinando poesias ou 
artigos cientificos. Substituiu-o, precisamente dois anos ap6s, 
Fausto Rabelo, cuja primeira providencia consistiu em estabe-
lecer a seguinte tabela de assinaturas: ano — 4$000; semestre 
— 2$500; para o Exterior: ano ^ 5$000. Atingido 1915, passou 
o peri6dico, no mes de margo, a ser orgao da rec6m-instalada 
Federagao Esplrita Pernambucana. 

Em meio aos seus coment^rios redacionais, de vez em 
quando A Verdade rebatia acusagoes da Tribuna Religiosa, que 
n&o perdia oportunidade de atacar o Espiritismo. A colabora-
gao assinada, que no primeiro ano incluiu poesias de Costa 
Rego Junior e a s6rie de artigos, de J. Thimes Pereira, sob o ti-
tulo "Os fenfimenos anlmicos", dividia-se entre Otaviano Cou-
tinho, M^rio de Albuquerque Santos, J . de Olivelra, Crist6vao 
Guimaraes, Carlos Passes, Milciades Barbosa, Albano de Almei
da, Dinam6rico A. Crespo, Fausto Rabelo, J . P . da Mota Lima, 
El Brasil, Jarbas Ramos, Guedes Alcoforado, Oleg^rlo Vital; 
Amadeu de Aguiar, tamb6m aparecido com o pseudonimo Silva 
N6ri; Esmerino Morals, Maria de Moura e raros outros- Divul-
gava conferencias pronunciadas por Manuel Arao ou Viana de 
Carvalho, fora transcrigoes. 

O trabalho gr^fico passou a ser executado, desde junho de 
1912, na oficina da Livraria Francesa, k rua 1° de Margo n" 9, 
e, a partir de abril de 1914, na do Diario de Pernambuco, vol-
tando para a do Jornal do Recife em Janeiro de 1915, e mudou, 
novamente, ao comegar o ano seguinte, imprimindo-se em t i -
pografia nao mencionada nem identlficada. 
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Atingiu a publicagao, nessa primeira fase, pelo menos, at6 
fevereiro de 1916, o n^ 2 do ano IX . 

Verifica-se, entao, extensa lacuna nas coleQoes d'A Ver
dade. Teria sido suspensa a circulagao? Quando? At6 quando? 

O seguinte volume encontrado comega comj o n° 1, ano 
XVIII, de Janeiro de 1925. Tornara~se "revista mensal espirl-
t lsta", o formato reduzido para 27x20, com 20 p&ginas. Impres-
sao em tipografia propria, si tuada na rua Marcilio Dias (atual 
Direita) n° 296, no ano posterior transferida para a rua Mar
ques do Herval (atual Direita) n" 520, defronte do n^ 533, local 
da redaQao e sede da Federagao Espirita Pernambucana, pro-
prletdrla da empresa. Diretor — Epifanio Bezerra; redatores 
— Djalma Montenegro de Farias e Jos6 Costa. Tabela de assl-
na tu ras : ano — 7$000; semestre — 4$000. 

Segulu-se a publicagao nos anos subsequentes, mas Irre-
gularmente, variando para bimestral ou tr imestral , chegando a 
verificar-se pausas mais longas. Era igualmente arbi tr^ria a 
quant idade de p&ginas, reduzidas ao minimo de 10. 

As fungoes de diretor e redatores, por outro lado, eram pas -
slveis de alteragoes, com a participagao, inclusive, de Mariano 
Teixeira, Augusto Costa e Abdenago de Araiijo. Da gerencia 
par t lc iparam Jos6 Romao Nilo e, por fim, Adauto Pontes . 

Afora as produQoes da equipe redacional, A Verdade con-
tou com a colaboragao de Luiz R. Andrade Lima, Francisco 
Fialho, Gaudencio Azevedo, E. de Alvarez, Matos A16m, Ma
nuel Bezerra da Cunha, o mesmo Leonam Bezerra; A. S. Quei-
roz, M^rio Quajyl, Jos6 Marinho Filho, M. Possi, J . Pirro, Adau
to Pontes, En6as Alves, Fernando Burlamaqui, Aura Celeste, 
M^rlo Cavalcanti, e tc . Nao faltava, al6m dos coment^rlos de 
doutrlna, o notici^rio especifico. 

Estendeu-se, assim, a existencia do orgao da F . E. P . at6 
dezembro de 1931, ano XXII I . 

"Interrompida duran te algum tempo, por motivos espe-
ciais", reapareceu A Verdade com o n^ 1, ano XXXII, de julho 
de 1940, anunciando "novo e mais vasto programa de agao". 
Tornou-se "6rgao oficial, noticioso e doutrin&rio das seguintes 
associagoes: Federagao Esplrita Pernambucana, Liga Esplrita 
Suburbana e Cruzada Esplrita Pernambucana" . Diretor-respon-
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s^vel — Bruno MArio Verri; redagao a rua da Concordia n^ 
533, logo transferida para a rua 1° de Margo n° 217, 1° andar . 
Assinatura anual — GSOOO; para o interior 7$000; prego do 
exemplar — .$500. Trabalho gr^fico da oficina do Diario da Ma-
nha. Reiniciando com 16 p^ginas de texto, em papal assetinado, 
apresentava capa em couche. 

Prosseguiu, mensal e regularmente, dentro do programa 
enunciado, acrescentando a materia redacional alguns anun-
clos. 

No terceiro numero da nova fase, adotou o sub-titulo: "Re-
ligiao, Ciencia e Filosofia"; no n° 5: "Revista Religiosa, Cien-
tifica e Filosofica; no no 10, antepunha: "6rgao de propagan
d a . . . " ; do n° 12 por diante, sem perder os demais sub-titulos, 
era "Orgao de Educacao Moral". A capa, que variava na apre-
sentagao de fotogravuras de personalidades esplritas, estabili-
zou-se a partir do n° 14, com cliche unico, de fundo em cor, co-
locado no centro o sum^rio de cada edigao. A partir de feve-
reiro de 1942, deixou de representar as tres instituigoes, tor-
nando-se "independente, noticioso e doutrin^rio". 

A numeragao das paginas, estas em quantidade variada, 
procedeu -se seguidamente, peiot, anos afora, parando com o to
tal de 2.492, em maio/junho de 1948, num total de 86 edigoes. 
Do no 87 em diante, a numeragao das pAginas fez-se por edigao. 

Enquanto isto, A Verdade reduziu o formato, em julho de 
1945, para 22x15, e, ao atingir maio/junho de 1948, diminuiu 
mais, para 18x13. 

A tabela de assinaturas, ainda no n^ 10, ano I, sofrera a 
seguinte alteragao por ano: para o Recife — 12$000; interior 
e exterior — 15S000; com porte registado — 20$000. O numero 
avulso subiu para 1$000, passando a Cr$ 2. em junho de 1948. 

Em julho de 1945, alem da primeira modificacao no for
mato, juntaram-se, no expediente, ao diretor Bruno MArio 
Verri, os seguintes nomes: redator-secret^rio — Luiz Coimbra 
Filho; redator — Anibal G. Ribeiro; depois substituido por 
Caitano Coimbra e este por Tancredo Coimbra; tesourelro — 
Sigismundo F. Medeiros; gerente — Amaro Soares de Andrade, 
em margo de 1948 substituido por Aminadab Melo. A redagao 
foi, ao mesmo tempo, transferida para a rua Anibal Falcao n" 
148, bairro das Gragas-
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Encerrando o perlodo em lide, com o n^ 90, datado de ou~ 
tubro/novembro/dezembro de 1948, quando circulou com 120 
pequenas p&glnas, A Verdade contou, nesses oito e meio anos, 
com a colaboragao de Djalma Farias, Joao Bezerra, Cecilia Men-
des (pseudonimo de C61io Meira), Clarita (como se ocultou Ai~ 
mee de Toledo Lombardi); En6as Alves, M. G. Pimentel, Ru
bens Almeida, Ferreira Lima, Leopoldo Machado, J . Pirro, J . 
G. Andrade, Israel Fonseca, Hil^rio T. Magalhaes, Rosalia 
Sandoval (pseudonimo de Rita de Abreu), Santos Gouveia, 
Fausto Rabelo, J . B . Chagas, Minimus, ou seja, Joao Luiz de 
Magalhaes; Agesilau Pinheiro Ramos, Gomes da Silva, J . P . 
de Sousa, Pedro Lira, Aloizio de Matos, Vinicius, que era o pro
fessor Pedro Camargo; Aluizio Inojosa, Abdenago de Araujo, 
Fernando Burlamaqul, Ot^vio Coutinho, Osvaldo Melo, Clovis 
Jordao de Andrade, Antenor Ramos, Ferdiman, o mesmo Ma
nuel Ferreira Diu, Nelson Kerensky, Francisco Cribari, Oscar 
Nilson, A. Meneses, Orlando Luiz Gonzaga, Aur61io Valencja, 
Alfredo de Azevedo, M. da N6brega, Joaquim Pontes e muitos 
outros. 

Sem interromper a circulagao, o magazine especializado 
assumiu nova fase com o n° 1/2/3, de janeiro/fevereiro/margo 
de 1949, adotando o formato de 26x19, impresso na oficina da 
Folha da Manha e editado pela Federagao Espirita Pernambu • 
cana. Sub-titulo: "Revista mensal de Esplrito Cristao", fun-
cionando a redagao na rua da Concordia n^ 533. Diretor — 
Djalma Montenegro de Farias; secret^ria Beatriz da Silva Fer
reira; gerente — Jos6 Andrade de Sousa- Assinatura anual — 
Cr$ 15; niimero avulso — CrS 1,50, pregos que foram elevados 
em maio de 1950 para CrS 30 e Cr$ 3, respectivamente. 

Ao iniciar-se 1950, A Verdade teve seu diretor, por motivo 
de falecimento, substituido por Licio S. Ferreira. Como reda-
tor-chefe, serviu Alano A. de Farias, sendo gerente Fausto Ro-
drigues da Silva. 

Segulu se a publicagao, por6m irregularmente, saindo o n^ 
11/12 datado de novembro/dezembro, com 20 p^ginas; assim 
nos anos seguintes, at6 o mes de dezembro de 1954 (1), quando 
circulou numa edigao de 74 p^ginas, comemorativa do cinqiien-
tendrio da fundacao da Federagao Espirita Pernambucana, ilus-
t radas a capa e a p^gina de rosto com retratos de Allan Kardec. 

(1) Prosseguiu a publlcagao em 1955. 
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A revista teve, na sua ultima fase, a colaboracao de Alves 
de Farias Filho, Pedro Rodrigues Bastos, Alcino F- Passos, Ot^-
vio Coutinho, Jos6 Andrade de Sousa, Jos6 Augusto Romero, S. 
Van Der Linden, Vinicius, Idalino Lins Filho, Ismael Gomes 
Braga, Irma Jota, Jos6 A. Nascimento, Bezerra de Meneses, 
Leopoldo Machado, Luiz Burgos Filho, B. de Sousa Filho, Al
fredo de Azevedo, Edgar Guerra, Fernando Vaz, Oscar Farias, 
Carmen Cinira, Oscar F . Carneiro, Agag, ou Henrique Guima-
raes, Milton Barbosa Souto, Ego, Anibal Ribelro, Fausto Rabelo, 
Murvino Barreiro (anagrama de Bruno M&rio Verri) e outros. 

No fim, inseriu alguns aniincios (Cole?s. Fernando Vaz, 
Fed. Espir. Pcana. e Bib. Pub. Est.). 

O SMART — Periodico Literario e Humoristico — Surgiu 
a 17 de dezembro de 1908, formato de 29x20, com quatro p^gi-
nas de tres colunas, impresso em papel assetlnado. Pretenden-
do publicar-se quinzenalmente, adotou a seguinte tabela de 
assinaturas: ano — 2?500; semestre — 1$500; prego do exem
plar — 1100. Redatores — Drs. Nodji, Garret, Ritter, Til e Xim-
bica; redacao — rua Corredor do Bispo n° 4. Impressao da Ti-
pografia Comercial, h rua das Cruzes (atual rua Diario de Per-
nambuco). 

6rgao do Gremio Liter^,rio Martins Junior, "associagao 
composta de jovens preparatorianos amantes das letras", se-
gundo o artigo-programa, tinha "simplesmente em vista servir 
de incitamento aqueles que, desde cedo, se exercitam na esca-
brosa lida das letras, e bem servir aos seus leitores". 

A edigao de estr^ia inseriu produgoes apenas assinadas 
com pseudonimos, algum notici^rio e iniciou o fracassado con-
curso: "Qual o poeta pernambucano mais apreciado nas suas 
poesias?" 

Outro no 1 — ano II — saiu datado de Janeiro de 1909, in-
dicando o seguinte corpo redacional: Joao de Freitas Henriques 
(redator-chefe), Luiz Cabral de Melo e Arlindo Morelra Dias. 

Ap6s algum descanso, publicou-se o n^ 2 no dia 2 de mar-
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QO (1), reduzido o formato para 21x15, retirando do cabegalho 
OS nomes dos redatores. Homenageou, estampando-Ihe o cli
che na primeira pAgina, o poeta Martins Filho. 

JA o terceiro niimero, do dia 19, acusava o retorno de Joao 
Antonio de Araujo, vun dos redatores-fundadores, e de Freitas 
Henriques, e a admissao de novo redator: ROmulo Carneiro da 
Cunha. 

Nao sem ocorrer outra modificagao, chegou O Smart ao 
fim de sua existencia, fazendo circular o n^ 4 a 1° de abril. 
Voltou ao formato primitivo e foi impresso na oficina do Jor-
nal do Recife. Redatores — Dr. Larbac, secret^rio, e Satierf 
(anagramas) . 

Afora a incipiente li teratura da variada equipe redacional, 
a folha, cumprindo sua meta litero humoristica, divulgava co-
laboragao de Vesper, Leo ,(outro disfarce de Luiz Cabral de 
Melo), Iriumates Foutemar, Lip, Pericles e Mane Soar! (Arq. 
Piib. Est.). 

O MANGERICO — Rifa de comestiveis, publicou-se um nii
mero unico a 24 de dezembro de 1908. Impressao da Tipografia 
de Lins Vieira & Cia., situada no Cais da Regeneragao n . 40. 
Tinha quatro p&ginas, a duas colunas de composigao, em for
mato de 22x16. Numero avulso — 200 r6is. (Inform, de Alfredo 
de Carvalho) (1). 

1 
O ESTIMULO — 6rgao Lterdrio, Humoristico e Noticioso 

—• Sediado no suburbio de Caxangd, entrou em circulagao a 25 
de dezembro de 1908, obedecendo ao formato de 27x18, com 
quatro pdginas de tres colunas. Redatores — Fernando Fer-

(1) Julgando extinto o congenere, o orgao literario de Olinda, O Chic, 
de vida igualmente efemera, divulgou, em sua edlcao de 12/2/1909, a se-
guinte verrina: 

"Morreu O Smart! . . . triste Jornal, coitado, 
Que na vida passou despercebido!. . . 
Morreu O S m a r t . . . sem nunca ter vivido, 
Porque viveu, de todos, despresado! . . . " 

(1) O Mangerico (segundo com este tltulo) consta da sucinta relagao 
"Jomais Pernambucanos de 1908", deixada em manuscrito pelo autor dos 
"Anais da Imprensa Peri6dica Pernambucana — 1821/1908", livro que, como 
Ja foi dito, so inclui as publicacoes aparecidas ate o ano de 1907. 
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reira, Hordcio Saldanha e Joao Saldanha. Assinatura tr imes-
tral — ISOOO; numero avulso — $100. 

"Modesto e simples como uma violeta oculta em suas ver-
des folhas", conforme o artigo de abertura, svirgiu para velar 
pelos interesses do arrabalde onde t inha a redagao, sendo "de-
dicado ao belo sexo". 

O segundo numero so saiu a 23 de maio de 1909, reduzido 
o corpo redacional aos nomes de Alberto Saldanha e Hor6,cio 
Saldanha. Este ultimo assinava--se, tamb6m, H. S. ou Hermes 
Sandoval, sendo outros colaboradoreg das duas edi?oes: J . Ta-
vares Junior e Libanio. Liam-se, ainda, "Notas diversas" e "B6-
tises", pastiche de pensamentos. 

Nao consta que tenha continuado a publicagao (Bib. Piib. 
Est.). 

1909 

O PELINTRA — Periodico Humoristico e Noticioso — Cir-
culou o no 1 a 6 de fevereiro de 1909, formato de 18x14, com 
quatro p^ginas de duas colunas, para distribuiQao gratui ta . 
Diretor — Albatros; redatores — Penetrante e Dr. Catole. 

"Amigo da troga", destinava-se tamb6m a "corrigir certos 
tipos que vivem a praticar toda sorte de indecencias e imora-
lidades". 

Inseriu materia ligeira e a seqao de indiscrigoes "Coisas 
com que eu me zango", do Dr. Catole, alem da reportagem "No 
jardim", d'O Fiscal. Nao ha noticia de ter prosseguido a publi-
cagao (Arq. Pub. Est.). 

A COISA — Crgao do Clube do mesmo nome — "Folha sem 
chefe e sem programa e com pretensoes a humoristica", publi-
cou-se no primeiro dia do Carnaval: 21 de fevereiro de 1909, 
formato de 25x16, com quatro piiginas de tres colunas. Imprl-
miu-se na tipografia da Agenda Jornalistica Pernambucana e 
esperava circular "uma vez por ano", mas ficou na edigao de 
estr6ia. 

Todo o seu editorial de apresentagao constituiu um estudo 
chistoso em torno da palavra que Ihe serviu de ti tulo. 
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Divulgou, no espa?o restante, boa materia satirico humo-
ristica, em prosa e verso, assinada por Oberon, Alcfneo, Coisa 
Mor, Ali-Babd, Raul da Fonseca Gaiao, Dr. Coisada, Dr. Fan-
gloss, Balduino, etc (Bib. Piib. Est.). 

A LUCTA — Aluno interne do Institute 19 de Abril, C61io 
Meira fundou, com outros colegas, em 1909, esse seu segundo 
jornal manuscrito (1), feito "seman^rio liter^rio, ilustrado e 
noticioso", usando o pseudonimo Ronald de Lemos (Cf. o ar t i -
go "Mestre Leopoldo", no Jornal do Conunercio, edigao de 
26.4.1936). 

O LEVIATAN — Foi fundado anos depois, pelo mesmo Jor-
nalista mirim, segundo o artigo acima mencionado. Era um 
"seman^rlo sem atrevimentos, sem grandes v6os e que morreu 
tranquilo como um pintassilgo". 

O FANTOCHE — 6rgao do Clube Carnavalesco Fantoches 
do Recife — Apareceu a 21 de fevereiro de 1909, em bom forma-
to de quatro colunas, com quatro pAginas, sendo confeccionado 
em. papei couche, na Imprensa Industrial, d. rua Visconde de 
Itaparica (atual do Apolo), ns . 49/51. 

Servido de bastante materia, em prosa e verso, foi um dos 
melhores jornais carnavalescos i& aparecidos no Recife. Teve 
a colaboraQao de Adauto Acton, Dudu Peralta (pseudonimo de 
Durval de Brlto), Seubra, Frei Belisca, Far^ola, Zuzu Pedante, 
Biaulibro, No de Nana Ramos, Arlequim, e Folgazao, afora in-
teressantes trepagoes, pensamentos e trovas soltas. 

Nova edigao — ano II, no 1 — saiu no dia 6 de fevereiro 
de 1910, com identicas caracterlsticas, nela aparecendo Br^u-
lio Fraga em prosa e verso; Tutu Manhoso (pseudSnimo de Se~ 
bastiao Pinto Ribeiro), Ely Jota, Vivi-Oli, Wilson Costa e ou
tros escritores e poetas carnavalescos. 

A 26 de fevereiro de 1911 circulava o n^ 1, ano III, ainda 
atraente e bem redigido, a destacar a prosa de Oscar L. de 
Araripe Costa e Pietro Nerosci; os sonetos de Tondela Junior 
e Nero Neptuno e o poema de Fl^vio Smart, como se ocultava 
Franklin Seve. 

(1) O primeiro, tamb6m intltulado A Lucta, saiu em 1908, na Vlt6ria 
de Santo Antao, e sua histbriazinha constara do Vol. XIV desta obra. 
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Sempre nitidamente impresso, em otimo papel, mas em 
formato menor, de tres colunas, surgiu o 11° 1 ano IV, a 18 de 
fevereiro de 1912, contendo produgoes, em prosa, de Guariba, 
Pipi, Juramo e Cabega Grande; e em versos, de Caitano Ga-
Ihardo, Apeles, Jotamaro, Gilgazo e Hermes Sandoval (Horacio 
Saldanha) . 

Publicou se, finalmente, o n^ 5, ano V, a 2 de fevereiro de 
1913, no formato maior, excelente trabalho gr^fico da oficina 
de J . Agostinho Bezerra, a rua do Imperador ns . 33/35. 
Bastante materia de fundo carnavalesco, assinada por J . Van-
derlei, Albino de Brito, Joao Feio, Ze da Gaita, Saldanha Neto, 
Liicio de Alfombra (pseudonimo de Frederico Codeceira), Fer-
dlnando, Vicente Sarmento, Domino, ou seja, Alfredo do Carmo, 
e outros (Bib. Piib. Est. e Arq. Piib. Est.). 

O GAROTO — "Com o titulo acima, foi publicado, sAbado 
ultimo, nesta capital, um jornalzinho humoristico sob a dire-
gao do Dr. 191/2 (Inf. d'O Bloco, 20/4/1909)-

O ALERTA — "Um grupo de rapazes amantes das letras 
fundou um jornalzinho com o titulo acima. Este jornalzinho se
ra semanal ou mensal" (Inf. d'O Bloco, 20/4/1909). 

O BLOCO — Jornalzinho de propriedade do Dr. Caxambu, 
circulou no dia 20 de abril de 1909, formato de 22x15, com qua-
tro pS,ginas de duas colunas, impresso em papel assetinado. 
Pretendia cobrar 2S000 por assinatura anual, custando $100 o 
numero avulso. 

Tinha o objetivo de promover "concursos de diversas na-
turezas", declarando-se tambem humoristico. Mas teve pouca 
expressao a materia nele inserta, mal redigida, salvando-se o 
poemeto "A neblina", assinado por Seci. Nao prosseguiu (Arq. 
Pub. Est.). 

HELIANTHO — Crgao Literdrio e Noticioso — Saiu a lume 
no dia 6 de maio de 1909, formato de 35x23, com quatro p£lgi-
nas de tres colunas. Redatores — Pedro Martins da Silva, Ran-
dolfo Sousa e Sebastiao Pinto Ribeiro. Sediado no subiirbio de 
Campo Grande, a Avenida Elpidio de Figueiredo n° 211, impri-
miu-se na oficina da Agenda Jornalistica Pernambucana, com 
o objetivo de circular mensalmente. Prego da assinatura se-
mestral — 1|500. 



HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 253 

Mais liter^rio do que noticioso, o peri6dico, cuja existencia 
se limitou a duas edigoes, divulgou trabalhos, em prosa e verso, 
dos redatores e de Naasson de Figueiredo, Targ61ia Barreto de 
Meneses, Ernesto de Paula Santos, Amelia Rodrigues, J- Gui-
maraes Junior, J . H. de s a Leitao, Estanislau de Sousa, Plinio 
Tarqulnio e outros. 

O segundo e ultimo niimero teve a data de 7 de junho (Bib. 
Pub. Est., Arq. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

A GREVE — Livro de Sortes — Entrou em circulagao, "con-
feccionado com muito espirito, por dois humoristas que se ocul-
tam sob o anonimato de Ze Pilheria e Pedro Alegre", dividindo-
se-lhe a materia em tres partes: Sortes, Literatura e Chave dos 
Sonhos. Impresso na tipografia da Agenda Jornallstica Per-
nambucana, de Julio Agostinho Bezerra, estampou na capa 
simbolico desenho de Til ^(pseudonimo de Osvaldo de Almeida), 
representado por "uma mulher de cabelos desgrenhados, saia 
encarnada, r6ta, tendo os bragos presos as costas" (Jornal Pe-
queno, 27/5/1909). 

O GUARDA NOTURNO — Outro livro de sortes publicado, 
que seria "o prato predileto das leitoras smarts, para os sober -
bos seroes das festejadas noites de Santo Antonio, Sao Joao e 
Sao Pedro". Organizado por Zebedeu, apresentava "esplendidas 
sortes e excelente parte liter^ria" (Jornal Pequeno, 6/5/1909). 

O CANDIDATO — Esse livrinho de 56 pAginas, vendido o 
exemplar a 500 r6is, teve como redator Zebedeu So. Estava "es-
crito com muita verve e decencia", contendo Sortes, Literatura, 
Humorismo e Variedades (Jornal Pequeno, 14/6/1909). 

A CANGICA — Foi anunciado como "o unico livro de sor
tes" que dava "dez premios em centenas", numa edigao de 
1.000 exemplares. Materia variada e a t raente para os seroes fa-
miliares (Correio do Recife, junho, 1909). 

O FURA-BOLOS — Livro de Sortes —• Publicou-se em ju
nho de 1909, em formato de 17x11, com 112 p^ginas, mais a capa, 
i lustrada de acordo com o ti tulo. Diregao de Bibelot (pseudS-
nimo de Euniciano Ribeiro), que completava 15 edigoes no g&-
nero, de titulos os mais variados. Indicagao do expedients: 
"Sortes de furo, com a gentil colaboragao do Conde Patrizio, 
que as dedica ^s nossas patricias". 
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Sua materia dividiu-se em tres partes, a saber: "Sortes de 
estalo", "M^gicas & Prendas — Levitagao de corpos inanima-
dos" e "Cantos & Contos — Salada de Letras", contendo dife-
rentes transcrigoes e muitos aniincios entremeados. No fim, 
em papel especial, um hino dedicado ao Tiro Pernambucano 
(Bib. Pub. Est.). 

O FANTOCHE — Livro de Sortes para S. Antonio, S. Joao 
e S. Pedro — Saiu em junho de 1909, formato de 17x11, com 80 
pdginas de texto e boa capa, Ilustrada por Olenka (pseudonimo 
de Baltazar da Camara)- Feito "ao rigor do smartismo, pelos 
cavalheiros Conde Castiglione e Tagliaferro Filho" e "tempe-
rado a capricho para todos os paladares"- Trabalho grafico da 
oficina do Jornal do Recife. 

Assim concluiu a versalhada sob o titulo "Abrindo a cena": 

"Eu sou a graga, o deboche, 
Eu fiz um trust do riso 
Para editar n'O Fantoche". 

Apos a inscrigao das Sortes, constou a segunda parte do ma
gazine de "Literatura, Humorismo, Miisica e Teatro", tendo 
como colaboradores Martins Filho, Invisivel, AntSnio Apolina-
rlo Ten6rio de Cerqueira, Jos6 Apolin^rio, Jos6 da Silva, Arnulfo 
Falcao, Gongalves Lima, Sebastiao Caldas e Lalete Lemos. 

Completou a edigao a com6dia de um ato "A boneca de 
Lucia", em versos de sete sllabas, que t inha como autor Taglia
ferro Filho, pseudSnimo sob o qual se ocultava Domingos Viei-
ra (Bib. Piib. Est.). 

A BOMBA — Livro de Sortes. . . de estouro — Foi editado 
em junho de 1909, por Teixeira & Macaxeira, obedecendo ao 
formato de 17x11, com 68 p^ginas, mais um Suplemento de 28 
e a capa, trabalhada em vinhetas. Confecgao gr^fica da Im-
prensa Industrial, k rua do Apolo. Dizia-se "rem6dio infalivel 
para as mol6stias do coragao. Elixir sana t ivo . . . dos desgostos 
da humanidade. Allvio dos coi6s com ou sem sorte. Tesouro 
das mogas solteiras, alegria das casadas, consolagao das viu-
vas e defensora perp6tua das santissimas sogras. Arranjada, 
misturada, amassada, socada e disparada pelos melhores fo-
gueteiros deste mundo: humoristas, literatos, poetas, fil6sofos, 
e tc . , e tc . , da 6poca presente". 
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Em seguida ao "Introito", em versos de sete silabas, e as 
Sortes, a revista disp6s de uma "Parte Liter^ria", constituida 
de transcrigoes, e interessante s6rie de poesias leves e epigra-
mas de Black (pseudonimo de Severino Alves Barbosa) e de 
Raul Pimpolho (Armando Olivelra). Do Suplemento constou 
a com6dia de um ato "Pena de Taliao", "escrita, especialmente, 
para A Bomba, pelos conhecidos humoristas Raul Pimpolho & 
Black" (Bib. P6b. Est.). 

O BOI — Livro de Sortes — Apareceu em junho de 1909, 
formato de 17x11, com 96 p^ginas, afora a capa. Sob o titulo, 
trazia a divlsa: "SImbolo da paciencia e do amor ao trabalho. 
Bicho manso que, quando se zanga, arremete". Declarava-se 
"familiar por excelencia; gracejo e malicia sem ofensa e sem 
escandalo". Diretor — Fortunato Ventura. Trabalho gr&fico 
da Imprensa Industrial. 

• •• ' . • " i ' \ -

Apresentou-se o magazine com os versos intitulados "Dan-
do en t r ada . . . " , que era uma autobiografia do Boi. Figurou, 
noutra p^gina, mal encarado desenho, sob o titulo "Retrato do 
Autor", e, abaixo, a seguinte sextilha, assinada pelo pseudo
nimo em causa, um disfarce do renomado poeta Ernesto de 
Paula Santos: 

"Almas que andais ansiosas de ventura, 
• Na estranha plaga onde o ideal fulgura, ' ' 

Buscando glorias, aspirando amores . . . 
Vereis aqui, ao rebolar dos dados, 
Os vossos ideais cristalizados 
E as vossas crengas rebentando em f lores . . . " 

A16m das Sortes, a materia d'O Boi constituiu-se do "Tea-
tro da Moda" (cancoes e cangonetas) e da "Literatura Bo6mia", 
dirigida por Chico Contente, com a colaboragao de Valfrido 
Leonardo Pereira, D. Xiquote e Mendes Martins. No mais, boas 
transcrigoes e anedotas. Aiguns aniincios (Coleg. Moacir S. 
M a i o r ) . ^'y-.<f- • . • - - •'' 

A SENTINELLA — Seman^rio independente, deu k luz a 
edigao de estr^ia no dia 12 de julho de 1909, formato de 28x24, 
com oito p^ginas. Corpo redacional: Adauto Acton (redator-
chefe), Baltazar da Camara (diretor artistico), Monte Sobrinho 
(secret^rio), Alfredo do Carmo, Joao Eufrdsio Gui6 de Sousa, 
Alvaro de Assis Brasil e Jeremias de Albuquerque Mafra Im-
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primiu-se na oficina da Agenda Jornalistica Pernambucana, 
d, rua do Iniperador ns . 18/20, estabelecendo redagao e escrl-
t6rio na Praga da Independencia n^ 10, 1° andar . Tabela de 
assinaturas: doze meses — 6$000; seis meses — 3$500; trfis me-
ses — 2$000. Prego do exemplar — 100 r61s. Anuncios e publl-
cagSes pagas, por mes: pAgina — 60$000; meia p^gina — 
30$000; um quarto — 151000; um oitavo — 8$000. Notlcias-re-
clamos: na 1^ pAgina — 200 r6is a linha, por edigao; nas de-
mals — 100 r6is; pregos susceptlveis de descontos. 

Precedeu o editorial de abertura a reprodugao do § 12, a r t . 
72, da Constituigao Brasileira. Ap6s algumas consideragSes a 
respeito do ideal e do dever da mocidade, salientou o articulis-
ta : "A Sentinella propoe-se, unicamente, a ser um orgao das 
id6ias e das crengas de um punhado de mogos republicanos e, 
ainda mais, das id6ias e das crengas de todos aqueles que, pen-
sando conosco, quiseram nos ajudar nesta santa cruzada. Nao 
6 e nao sera, jamais, um 6rgao politico-partid^rio". Analisaria, 
"desapaixonada e independentemente, os homens, a polltica 
nacional, os destines da republica brasileira e todos os ramos 
da vida social". Defenderia as artes, as letras, a ci6ncia, o co-
m6rcio, a agricultura, a indiistria, todas as classes socials". 

O primeiro e o segundo mimeros do periodico apresentaram. 
variado sum^rio, incluindo editorials de apoio ^ candidatura 
do Marechal Hermes da Fonseca k Presid6ncia da Republica. 
As tres ultimas p^ginas formavam um suplemento humoris-
tico, intitulado Ze Povo, sob a diregao de Z6 da Gaita Junior, 
contendo algumas ilustragoes e boa coletanea de chistes e epi-
gramas, de acordo com o programa delineado: "O suplemento 
d'A Sentinella vem ajudar o leitor a ver-se livre da tristeza que 
porventura sofra, buscando provocar-lhe a bossa da alegria, 
desopiiaio um pouco, ao menos um poucochinho". 

Nao passou do n^ 2, de 20 de julho (Bib. P6b. Est. e Arq. 
P6b. Est.). 

O DILUCULO — Orgao do Ateneu LiterArio Alfredo de Car-
valho — Apresentado em formato de tr6s colunas (28x19), com 
quatro pAginas e boa aparencia material, surgiu no dia 25 de 
julho de 1909, dizendo o edltorialista, no artigo-programa: 

"Nao ser^ qual foco de luz, imenso, que tenha imensa ra-
diagao. Nao. Sera apenas o diluculo do esplrito de mogos, pri • 
micias do seu intelecto". 
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Com redagao, primeiro, k rua do Rangel n" 8, 2° andar, e 
depois ^ rua Larga do Rosdrio n° 6, 3° andar, assinava-se a 
11500 per ano e |800 por semestre, custando o exemplar $100. 

Publicagao mensal, aparecia, contudo, em datas divergen-
tes, divulgando tao somente materia liter^ria, em prosa e verso, 
firmada por Umberto Carneiro, Alfredo Sotero, Gercino Mala-
gueta de Pontes, Albino Buarque de Macedo, Nestor Diogenes, 
Nelson Figueiredo, Durval C6sar de M. Lima, Fl^vio Meireles, 
Manuel Ollmpio Romeiro, L. A. Cabral de Melo e Domingos de 
Abreu. A comegar do n^ 9, a folha exibia excelente papel couche. 

S6 na edi?ao de 28 de Abril de 1910 tornou-se conhecido 
o corpo redacional d'O Diluculo, constituido de Alfredo Sotero 
e Umberto Carneiro, o primeiro dos quais substituido, na 16a. 
edigao, de 27 de junho de 1911, por Clovis Vanderlei. Foi este 
liltimo, ali^s, um numero especial, de anivers^rio, com 16 pd-
ginas, que dedicou grande espago ao historiador Alfredo de 
Carvalho, estampando-lhe o cliche na primeira p^gina e Inse-
rindo artigos alusivos k sua personalidade, assinados por Jos6 
Verissimo, Oliveira Lima, Max Fleuiss e Artur Muniz. A edigao 
de igual data do ano anterior, com as mesmas caracteristicas, 
teve apenas oito p^glnas. 

Impresso, a prlncipio, na tipografia de J . Agostinho Bezer-
ra, a rua do Imperador ns . 31/33; continuou, desde o no 4, na 
de J . Regadas & Irmao, h rua de Sao Francisco n° 41, e, a par-
tir do no 9, na oficina da Livraria Francesa. 

Depois do n^ 14, de 31 de agosto de 1910, a circulagao do 
jornal foi irregularissima, tanto que o n^ 17, provavelmente 
ultimo, teve a data de 11 de outubro de 1911 (Bib. Pub. Est. e 
Arq. F6b. Est.). 

O ECHO DA PREDIAL — Orgao da filantropica Sociedade 
Cooperativa Predial dos Propriet^rios — "Sem car^ter politico 
nem religioso", publicou-se, pela primeira vez, em agosto de 
1909, formato de 48x34, com quatro pAginas a tres colunas lar-
gas de composigao. Tiragem declarada de cinco mil exempla-
res, sendo impresso na tipografia da Ag. Jornalistica Pernam-
bucana. Do cabegalho constavam conselhos sobre as vantagens 
proporcionadas pela leitura do jornal e as seguintes sentengas 
de Cicero, uma de cada lado: "fi mais agraddvel ser litil a to-
dos do que possuir grandes riquezas" e "Nao se mega tudo pelo 
interesse". 
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A p a r das diversas n o t a s in fo rma t ivas e de p r o p a g a n d a da 
Cooperat iva , a folha inser iu colaboragao a s s i n a d a por Gervas io 
Lobato e Leodeg^rio Vare jao e v^rios cl iches (recebidos de 
H a m b u r g o , A l e m a n h a ) de t ipos de h a b i t a g a o da Europa e ed i -
ficios m o n u m e n t a i s dos Estados Unidos . 

Voltou a publ icar -se — n^ 1, a n o I I — em m a r g e de 1911, 
reduzido o fo rma to p a r a 35x25, impresso n a Tipograf ia Moder -
na , a r u a Duque de Caxias n^ 38. So divulgou m a t e r i a re la t iva 
k e n t a o d e n o m i n a d a Sociedade Coopera t iva de Responsab i l ida -
de L imi t ada Pred ia l P e r n a m b u c a n a . 

Ainda c i r cu l a r am tr6s edigoes d'O Echo da Predial, d a t a d a s 
de agosto , de se t embro e de ou tubro do m e n c i o n a d o a n o (Arq. 
Pub. Est. e Bib. Pub . Est.) ( 1 ) . 

O PAPAO — Periodico Humoris t ico , I l u s t r ado e Noticioso 
— Apareceu no dia 14 de agosto de 1909, fo rma to de 45x32, com 
q u a t r o p^g inas a q u a t r o colunas de composigao, t e n d o como 
r eda to r - r e spons^ve l Dr. Peixe-Boi . Ass ina tu ras a 10$000 e 
6$000, r e spec t ivamen te , por ano e s e m e s t r e . 

Lia-se no "Art igo de fundo" : "Aqui est^ , pessoal, O P a p a o , 
g r a n d e orgao que, a comegar des te n i imero , vai ser escri to sem 
ofensas , com o h u m o r i s m o es t ra ido a gu indas t e de nossa q u e n -
gologia. Agora, sim, voces, lei tores, vao ver o que 6 u m a folha 
que apa rece p a r a fazer r i r sem ser caus t i can t e , i r r eve ren te , sem 
ser l ev i ana" . 

Tendo comeQado com o n^ 1, a n o I, passou, n a s e g u n d a 
edigao, p a r a o n" 15 ( ? ) , a n o X, p r e t e n d e n d o seguir, ass im, a 
n u m e r a g a o d'A P l m e n t a , que fora suspensa (por d e t e r m i n a g a o 
policial) ao d ivulgar o n° 10, de 27 de j u l h o . 

N a d a obs t an t e o enunc i ado n a sua n o t a de ap re sen t agao , 
o 6rgao s u b s t i t u t e seguiu as pegadas do subs t i tu ido , inse r indo 
i lus t racoes do genero fescenino, legendas de duplo sen t ido , 
"Vida a l e g r e " . . . do bas fond; " P e r g u n t a s e r e spos t a s" em ver 
sos i r r eve ren tes ; as "Proezas de Ze Macaco" ; "Por u m oculo" ; 
"fi com isto que Vovo se d a n a " , pelo Netinho d'Ela; " P r a g a s " ; 
"Os quengos da 6poca"; "Tele . . . fonadas" , etc., c h e g a n d o a i n s -

(1) Nenhuma das duas colegoee manuseadas 6 completa, mas com-
pletam-se entre si. 
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tituir, j& no fim, sem resultado, o seguinte concurso: "Qual 6 a 
estrela de mais belas formas do brejo?" 

Entre seus colaboradores, salientavam-se: Diabo Louro 
(pseudonimo de Valfrido Leonardo Pereira), Desinfetante, Juca 
Letrado, (Miguel Magalhaes), Ze Vitu e Leumas (Samuel Cam-
pelo). Aigumas das charges insertas t inham a assinatura de 
Venu (Benevenuto Teles), aproveitadas de publicagoes anterio-
res. Nao deixou, tambem, de ter anuncios, deixando muito a 
desejar a feigao gr^fica-

Viveu, O Papao, at6 o no 33, ano X, de 20 de dezembro, na 
realidade com apenas 19 edigoes publicadas (Arq. Pub. Est.). 

O PAPAGAIO — Periodico Ilustrado, Humoristico e Noti-
cioso — ComeQOu a publicar-se partindo do n° 386, ano VII, a 
16 de agosto de 1909, em continuagao a O Periquito, sem sofrer 
qualquer alteragao, seja material, seja intelectual, seja no to-
cante a periodicidade bissemanal, mantidos os pregos de 10$000 
e 51000 por assinaturas anual e semestral, respectivamente. 

Em editorial, a redagao esclareceu os motivos da transfor-
magao do Periquito em Papagio, ocasionada por uma ordem do 
chefe de Policia Ulisses Costa, mandando suspender a publica--
gao daquele 6rgao, que "s6 divulgava a verdade". Outro artigo, 
na quarta p&gina, intitulado "Plataforma", aludia "as intem-
p6ries por que passa um periodico", frisando: 

O Papagaio, confiado a diregao de J. Periquito, est4 dis-
posto a lutar contra inimigos gratuitos que, covardemente, 
t rabalham para a extingao dos periodicos, porque Ihes botam 
a calva a mostra e comentam fatos vergonhosos. Tragamos 
aqui a nossa plataforma: nao atacaremos o lar das familias, 
nao nos imiscuiremos com fatos que venham, mesmo de leve, 
afetar a honestidade alheia; a nossa preocupagao ser^ exclusi-
vamente trogar os coios, ridicularizar as mundanas, jogarmos 
com a s^tira sem ofensa, levarmos tudo ao ridiculo. Tratare-
m.os, tamb6m, de assuntos s6rios". 

Nao foi melhor nem pior do que o orgao substituido. Cria-
ram-se novas segoes, tais como: "Revelagoes de um papagaio"; 
"De janela a janela"; "Telegrafia sem fio"; "Postals munda-
nos"; "Piparotadas"; "Notas brejeiras"; "Chicoteando"; "Ci-
poadas"; "Confission^rio d'O Papagio", e tc . , variando de pseu-
donimos, a ressaltar os de Linguarudo, Ze Perlgo, Krichna, Ra-



260 LUIZ DO NASCIMENTO 

dioso, Olho Vivo, O I lomem da Sota, Dr. P ica re ta (Luiz F r a n 
cisco Mendes) , Paulo Tebas, Ze Cavador, Dr. Pixote, Fldsculo 
da Paz, Prei Celeste, Paulo de Alencar e Mdrio Didier, que era 
Coimbra Lobo. 

Assim viltrapassou o ano , prosseguindo 1910 afora, sem mais 
novidades n e m modificagoes, a nao ser, j& n a edigao de 2 de 
abri l , a volta ao cabegalho do lema d'O Per iqui to : "Vai ou ra~ 
cha ; e n t r a ou a r r e b e n t a " . 

O bissemandrio sempre deu cober tura ks t emporadas t e a -
t ra is , inclusive e s t ampando cliches de a r t i s t a s . Nao Ihe faltou, 
t amb6m, u m a p^gina de anunc ios . Nem fa l t a ram as charges 
com legendas de duplo sen t ido . 

Apos o n° 482, de 24 de dezembro, ficou O Papagaio suspen-
so por alguns meses, pa ra voltar h a t ividade a 15 de abril de 
1911, quando a edigao foi dedicada a J u d a s . A suspensao ocor-
re ra enquan to se procedia a compra da t ipografia n a qual p a s -
sou, entao , a ser impresso. Cont inuava, segundo escreveu o 
redator , o seu p rograma "moderado" , sem enveredar "pelo lar 
das famil ias" . Os ass inantes ant igos receber iam a folha, d u 
r a n t e tr6s meses, g r a tu i t amen te , n a d a perdendo com a p a r a -
lizagao, e os novos te r iam um aba t imen to de vinte por cen to . 

Tendo assumido a diregao Ze Perigo, surg i ram novas se-
Qoes, a saber: "Conselhos inuteis" ; "Na ber l inda" ; "Beliscoes"; 
"Pessoal da vida"; "Coisas que encabu lam" ; "Tea t ro da moda" ; 
"Se rena t a" ; "Fora da capi ta l" e out ras , de maior ou menor du -
ragao . Criou-se, igualmente , uma segao de c h a r a d a s : "Quebra-
cabega" . 

Quantos pseudonimos! Eram eles: Acdcio Junior , Frei Max 
Mfnimo, O Beliscador, Ze Frut ica , Alpha Sigma, Tucano , Joao 
Redondo, Tu tu Manhoso (Sebastiao Pin to Ribciro), Ze Peque-
no, Chico Danado, Fulano dos Anzois Carapuga, J. Gratnofone 
Pik Poket, Simplorio Baiacu (Severino Alves Barbosa) , Prof 
T. Melo, Bisturi , Ze Babao, e t c . A comegar de 24 de maio ini-
ciava-se a insergao do folhetim " Impudica" ( romance realis 
t a ) , de Paulo de Pddua, a quo se seguiu, a 5 de junho , "Alina 
(poema comico e satirico em qua t ro can tos ) , da dupla Black 
(o mesmo S. A. Barbosa) e Raul Pimpolho (disfarce de Ar
m a n d o Ol ivei ra) . 
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Venu (ou B. Teles) era, sempre, o mais assiduo colabora-
dor de ilustragoes, al6m das quo o pcriodico republicava de edi-
Coes antigas. 

A colegao manuseada guarda comprovantes d'O Papagaio 
at6 o n° 535, de 28 de outubro de 1911. 

Teria sido suspense nessa da ta . Como sinal de que o peri6-
dico viveu em 1912, existe, na Biblioteca Publica do Estado, se-
?ao de jornais interditos ao manuseio, um exemplar do nP 6, 
de 15 de novembro. 

Depois, atrav6s de um volume de Diversos, da mesma Bi
blioteca, foi possivel seguir a rota do debochado orgao. Rea-
pareceu com o n^ 1, ano I (?), a 16 de outubro de 1913, com 
redaijao instalada k rua Francisco Jacinto (depois denominada 
Sao Francisco e hoje Siqueira Campos) n° 2, local da nova t i -
pografia de Julio Agostinho Bezerra, onde ficou sendo impres-
so. Nenhuma modificagao quanto ao programa da fase an te
rior, resumida no item: "fazer rir, sem ofender, a toda a hu-
manidade, no c6u, na terra e em todo lugar". 

Entretanto, o "jornal de maior circulagao" nao foi muito 
longe; s6 chegou ao n^ 8, de 18 de dezembro. 

Mais alguns meses e O Papagaio veio novamente fi, tona 
em 1914, com quatro p^ginas, apenas, e melhor feicao gr^fica, 
impresso, em bom papel, na oficina do Diario dc Pernambuco, 
k praga da Independencia. Ainda o mesmo programa, incluin-
do desenho escabroso na primeira p6,gina, com legenda, em 
versos, de duplo sentido. Era, por6m, o fim. Sairam duas edi-
goes, datadas, respectivamente, de 7 e 15 de julho, com os ns . 
9 e 10 e, inexplicavelmente: ano IX (Arq. Pub. Est. c Bib. Pub. 
Est. (2) . 

A PENNA — Periodico Ilustrado, Humoristico e Noticioso 
— Saiu a 22 de agosto de 1909, formato de 19x15, com quatro 
pAginas de duas colunas. Diretor-propriet^rio — (Francisco 
de) Oliveira e Silva; redatores — Abdon Gomes Fernandes e 
Venancio Rodrigues Telxeira; gerente — Jos6 Valdemar de Fi-
gueiredo. Assinaturas: anual — 31500; semestral — 1$500; nii-

(2) A colegao, at6 1911, pertence ao Arquivo Publico Estadual, s6 exis-
tindo, na Bib. Publica do Estado, a parte restante. 
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m e r o avulso — $100. A r e d a g a o . . . foi i n s t a l a d a a r u a da Con
cord ia n« 123. 

" . . . p e q u e n a n o f o r m a t o " , e r a " g r a n d e n a s id6ias" , s e g u n -
do o a r t i g u e t e de a p r e s e n t a g a o , que logo a c e n t u o u : "E queni 
poderd c o n t e s t a r o valor de u m a p e n a , esse obje to minuscu lo , 
que , ao m e s m o t e m p o , 6 u m colosso e m todo o u n i v e r s e ! " Seu 
l ^ba ro ser ia "d i fund i r a i n s t rugao popula r" -

A p e q u e n a edigao foi sob re tudo not ic iosa , n a d a i l u s t r ada , 
a lgo l i t e r^ r i a , com u m a c ron ica de Alves Mendes , e m a i s n o t a s 
socials de F . , t e r m i n a n d o com a "Segao in fan t i l " , por Fak i r . 

Nao cons t a h a v e r c i rcu lado o s egundo n u m e r o . (Arq. Piib. 
Est. . 

O ATIRADOR — 6 r g a o de P r o p a g a n d a e In fo rma^oes d a 
Soc iedade Civico-Mil i tar "Ti ro P e r n a m b u c a n o " — Rev i s t a 
m e n s a l , e n t r o u e m c i rcu lacao a 7 de s e t e m b r o de 1909, f o r m a t o 
de 22x16, com 24 p ^ g i n a s de t e x t o . Sob o t i tu lo , a d ivisa : Si vis 
p a c e m p a r a be l lum" . Di re to r — Mar io Melo; r e d a t o r — T e n e n -
te Jose B e n t o Tomaz G o n i a l v e s . A s s i n a t u r a a n u a l — 5.f000; 
s e m e s t r a l — 3$000. N u m e r o avulso — $500. S e g u n d o resoluQao 
de assemble ia geral , c a d a associado con t r i bu i a com §300, m e n -
s a l m e n t e , p a r a a m a n u t e n c a o do orgao , com d i re i to a u m e x e m 
p la r g r a t i s . Sede a r u a B a r a o de Sao Bor ja n° 49. 

L ia -se no a r t i go de a p r e s e n t a g a o : "Com o i n t u i t o u n i c a -
m e n t e de desenvolver , c a d a vez ma i s , em nosso Es t ado , p a r t e 
d a ob ra do M a r e c h a l H e r m e s da Fonseca , d e s p e r t a n d o o e n t u -
s i a smo d a moc idade p e r n a m b u c a n a , p a r a Ihe m o s t r a r o c a m i -
n h o do dever , a p a r e c e O At i rador . T r a b a l h a r , pois, pelo e n g r a n -
d e c i m e n t o da p a t r i a , m i l i t a r i z a n d o o c idadao , i n i c i ando -o nos 
segredos da a r t e de M a r t e , ho je t ao p rofundos e t a o a d i a n t a d o s , 
a p o n t a r aos t a t e a n t e s o alvo p a r a onde nos d i r ig imos , a n i m a r 
05 que conosco p a r t i l h a m as m e s m a s id6ias e convence r os r e 
t r o g r a d e s e OS que e s p e r a m que a forga do d i re i to es te ja a d o m i -
n a r o d i re i to da forga e n t r e os d i f e ren tes Es tados do Universe , 
6 m a i s ou m e n e s a nossa mis sae , o f im a que nos p r o p e m e s " . 

Conclu iu o ed i to r i a l i s t a : "As l u t a s par t id&rias que infe l i -
c i t a m a m a r c h a progress iva do Bras i l e a s ques toes re l ig iesas 
que s u r g e m em todo o a m b i t o de pa is n a o se rao , n e m de leve, 
t o c a d a s em nosso o r g a o " . 
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A ediQao de estr6ia estampou, na primeira pAgina, cliche 
do Marechal Hermes, continuando o exemplo, nas seguintes, 
com o de outras personalidades militares. Logo de saida, o dl-
retor e o redator assinaram, cada um, dois artigos. Mais mate
ria especlfica e fotogravuras. 

Com vari&vel quantidade de p^ginas, minimo de 18 e m&-
ximo de 32, em numeragao seguida, circulou a revista regular-
mente, at6 o n*̂  4, do mes de dezembro. Decorrido certo inter-
regno, o n° 5 saiu a lume em junho de 1910, so aparecendo o 
6*̂  em setembro e o 7° em Janeiro de 1911, formando um total 
de 178 p^ginas. Essa ultima edigao divulgou, apenas, dois re -
latorios militares. 

(Um pouco de confusao: a p^gina de rosto do no 5, este 
expresso na capa, aparece como n° 1, ano I I . O n° 6, assim 
mencionado na capa, apresenta-se, na folha de rosto, como n" 
7, ano I . O no 7, certo na folha de rosto, inscreve na capa: n" 
6, ano I I . Nenhuma alteragao, por6m., Qvianto ao mes da publi-
cagao). 

Todos OS movimentos do Tiro Pernambucano foram con-
signados na revista, atrav6s de noticias, coment^rios e reporta-
gens ilustradas, al6m de artigos assinados por Parente da Cos
ta, Alipio Bandeira, M&rio Melo e tenente J- Bento T. Gongal-
ves, em tudo predominando o car^ter civico da publicagao (Bib. 
PJib. Est. e Bib. N a c ) . 

FUNDAO — Circulou a 27 de setembro Ae, 1909, no Acam-
pamento de Beberibe, por ocasiao das manobras militares en-
tao relaizadas. Redagao sob a Mangueira-Mae; diretores — te-
nentes Vital Sobrinho, Rodrigues Galhardo e dr. Heitor Bor-
ges. Constava do artigo de fundo: 

"Orgao dos interesses das classes conservadoras, este jor-
nal nao mant6m compromissos politicos de esp6cie alguma, ba-
tendo-se, com. o desassombro que o caracteriza, em prol dos 
alevantados principios da moral crista, em correspondencia 
com as leis biologicas que regem a esp6cie maroim". 

Datilografado em m^quina Oliver, constituia um dos en~ 
tretenimentos da tropa, nas horas nao dedicadas aos exercl-
cios de adestramento das armas, enchendo-se-lhes as colunas 
de chiste, graga e humor; mas so aceitava colaboragao que nao 
ofendesse o pudor masculine. 
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Dec la rando-se o igao diar io, nao foram dados a publ ic ida-
de todavia , ma i s do que cinco numeros , o u l t imo dos quais d a 
t a d o de 9 de ou tub ro e m.elhorado de condigoes, pois sa iu i m -
presso t ipogrRf icamente , n a oficina do Jornal do Recife. 

Nao res tou, como lembranga , n e n h u m comprovan te , sendo 
OS dados ac ima colhidos no not ic i^r io do Jornal do Recife. 

MAROIM — Foi ou t ro j o rna l z inho do a c a m p a m e n t o das m a -
n o b r a s mi l i ta res , t i tu lo que adveio da eno r me q u a n t i d a d e de 
pern i longos que e n f r e n t a r a m a t r o p a . O n ° 1 surgiu n o dia 29 
de s e t embro de 1909, dir igido pelos volut^r ios academicos R 6 -
mulo de Azovedo, Antonio Swenson e Alexandre M o t a . I g u a l -
m e n t e "d ia r io" humor i s t i co , c i r cu la ram a p e n a s duas edigoes, 
a u l t i m a delas d a t a d a de 30 de s e t e m b r o . (Do not ic i^r io do 
Jornal do Recife) . 

JORNAL DOS PUMANTES — 6 r g a o "de indicagoes Titeis 
aos s r s . f u m a n t e s em geral" , p a r a dis t r ibuigao g r a tu i t a , c i rcu-
lou o no 1 d a t a d o de novembro de 1909, fo rma to de 25x17, com 
q u a t r o p a g i n a s . I m p r i m i u - s e com t i n t a ve rmelha , n a t i pog ra -
fia da Ag. Jo rna l i s t i ca P e r n a m b u c a n a . 

Apos a "Explicagao necess&ria", a folha divulgou, como m a 
te r i a linica, u m a re lagao das casas comercia is d i s t r ibu idoras 
dos p rodu tos da F^br ica Lafaie te , t e r m i n a n d o por ocupar a p ^ -
g ina de fundo u m anunc io da novidade da 6poca — o c igar ro 
Az de Ouros . 

Ficou n a edigao de es t re ia (Arq. Piib. Est.) 

O PAO CARIOCA — Dedicado aos inumeros apreciadores 
dos excelentes Pao Carioca e Bolacha Ingrata — Apareceu e m 
dezembro de 1909, obedecendo ao fo rma to de 25x19, com q u a 
t ro p a g i n a s . Foi ed i tado pela P a d a r l a Sao Miguel, do subiirbio 
de Afogados, p ropr iedade de Silva Ba r r e to , com t i r a g e m dec la -
r a d a de 15.000 exempla re s . 

Apresentou , n a pAgina de f rente , saudagoes n a t a l i n a s aos 
le i tores (me lhor : aos c l ien tes ) , sendo o r e s t a n t e d a m a t e r i a 
cons t i tu ido de ani incios , comentS,rios ligeiros e a n e d o t a s (Col. 
Franc. Roiz). 

ECHO DO POVO — Jornal de Livre Opiniao — Surgiu a 10 
de dezembro de 1909, fo rma to de 42x39, com q u a t r o p a g i n a s de 
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quatro colunas. Diregao e propriedade de Artur Lapa e Leonel 
Meira, funcionando a redagao na rua 15 de Novembro (antiga 
e atual do Imperador) n" 45. Pre?o da assinatura mensal — 
IfOOO. Numero avulso — 100 r6is. 

" . . . 6 r g a o por excel6ncia do operariado e das classes bai-
xas da sociedade pernambucana, tao desprotegidas da impren-
sa, tao perseguidas pelos governos, tao exploradas pelos poten-
tados e ricagos" — consoante o artigo-programa — nele encon-
trar iam guarida e protegao "todos os perseguidos, todos os ex~ 
plorados". Indo mais al6m., criticaria os erros dos governos e 
OS impostos vexat6rios, defendendo o com6rcio, a industria e a 
lavoura". 

Tendo duas pdginas de amincios, pretendla publicar tr6s 
edigoes por semana; mas nao passou de bisseman^rio. Bastan-
te noticioso, comentava os fatos mais palpitantes, fazendo-o 
em linguagem p^lida, s6 algumas vezes com a assinatua de A. 
L . . Sem ter feigao liter^ria, inseria raros sonetos nao originals. 

I 
Encerrando o ano o TnP 6, sairam, ainda, os ns . 1 e 2, ano 

II, de 5 e 10 de Janeiro de 1910 (sem trocar, no cabegalho, os 
algarismos de 1909. E nao voltou jamais a publicar-se (Bib. 
Pub. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O CAQADOR — drgao de Propaganda Comercial — Sem 
nenhuma indicagao de data, circulou o primeiro numero em 
dezembro de 1909, formato de 36x25, com quatro p^ginas a tr6s 
colunas de 16 ciceros. Diretor — Martins Filho. Impressao, ut i -
lizando t intas de cor, da tipografia do Jornal do Recife, ^ rua 
do Imperador n° 11. 

Sairam mais duas edigoes, igualmente sem data, em Ja
neiro e em fevereiro de 1910, sendo a ultima no dia exato do 
Carnaval. 

Sua materia constituia-se, nao s6 de propaganda do Arma-
zem do Cagador, situado k rua Duque de Caxias no 60, mas de 
literatura, em prosa e verso, inclusive assinada por Joao B. 
Neves, G. Rodrigues, Targino Filho, R. Neves, Astrogildo de 
Carvalho e Martinele, ou seja Martins Filho. Os dois niime-
ros do fim admitiram reclamos comerciais de outros estabele-
cimentos (Arq. Pub. Est.). 
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1910 

CINEMA — Revista literaria e humoristica, surgiu a 7 de 
Janeiro de 1910, formato de 29x19, com 24 p^ginas, so utilizan-
do papel couche, confeccionada na Imprensa Industrial, a rua 
Visconde de Itaparica (atual do Apolo) ns . 49/51. Lia-se, a 
guisa de expediente: "Entrada — 300 r6is. Fungoes ssmanais . 
tjnico que exibe fitas locals e sempre novas. Nao ha calor. 
Ventiladores a gosto da freguesia". No cabegalho interno: 
"Cinema -— como o "Roial" e o "Pathe" — 6 tamb6m proprie-
dade de uma empresa". Na capa figurou paisagem fotogr^fica. 
Redatores principals — Manuel Monteiro e Eust^quio Pereira 
(Faneca) . 

Prometia, consoante a nota de abertura, "fazer a politica 
do humorismo que alegra, da ironia que nao fere, procurando 
sempre nao melindrar suscetibilidades". 

Circulando com a media inicial de paginas, metade de a-
nuncios, o magazine apresentava-se sempre ilustrado com ins-
tantaneos fotogr^ficos de acontecimentos do cotidiano e retra -
tos de personalidades locals, sendo o sumario constituido das 
segoes: "Notas de um maluco", por Joao Braz; "Carta em ri-
ma", por Ze Joaquim; "Ditos e brinquedos"; "Nossos escul^-
pios"; "Ai! Laife", por Barao Zeta (pseudonimo de Eustaquio 
Pereira); "Modas e fanfreluches", por Petronius; "Preciosida-
des", al6m de notas curiosas, anedotas e poesias, estas assina-
das por Carlos Porto Carreiro, Mariano Lemos, Joao Barreto de 
Meneses, Adelmar Tavares, Artur Lemos (cearense) e Fanderno 
(pseudonimo de Fernando Barroca) . 

No terceiro numero. Cinema homenageovx a memoria de 
Joaquim Nabuco, estampando~lhe a fotografia e o cliche de um 
manuscrito de 1906, e oferecendo apolo a iniciativa da eregao 
da estatua do famoso abolicionista pernambucano. 

A partir do quarto numero, Ze Lucio escrevia "Modas mas -
culinas"; Marcelo (pseudonimo de M^rio Sette), a cronica "Co-
lis Postaux"; e Operador, "Filmes engrossativos". Depois, as 
"Notas de um maluco" tiveram a assinatura de Lelio Junior e 
se criou a pagina (circulada de vinhetas) "Perversidades", com 
dois sonetos satiricos, por Catulo, o qual se ocupava da vida de 
intelectuais da terra, vindo ao pe a nota: "Nesta pagina nao 
se diz bem de pessoa alguma". 
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Cinema nao vinha proporcionando "funpoes semanais", 
como ficara expresso no cabegalho, mas circulava em datas in-
determinadas. Nao Ihe faltaram bons anuncios. O s6timo nu
mero, datado de 4 de abril, foi o ultimo publicado (Bib. Pub. 
Est.). 

FILM — Jornal de Propaganda Comercial e 6rgao do Ci
nema Pathe — Saiu a lume no mes de Janeiro de 1910, formato 
de 36x25, com quatro p&ginas de tres alentadas colunas. Dire-
tor — Oscar Mendes Antas. Trabalho gr^fico da tipografia do 
Jornal do Recife, para distribuicao gratui ta . 

Tinha o objetivo, segundo o artigo-programa, "de propor-
cionar aos frequentadores horas agrad^veis, leituras amenas 
em descrigoes interessantes sobre cenas dram&ticas e cdmicas, 
sonetos mimosos, novelas delicadas, perfis espirituosos e con-
cursos magistrals". 

Publicou-se irregularmente, contando, inclusive, com a co-
laboragao de Floro e Silva, Petit, Boireau, V. H. de Morais e 
Um Habitue. Ocorreu nova edigao ainda em Janeiro, sain-
do a terceira em fevereiro, para so reaparecer a 2 de julho, su-
bstituidas as letras do titulo por um desenho de Olenka (pseu-
donimo de Baltazar da Camara ) . O n° 5, do dia 27, comemo-
rou o primeiro anivers^rio do cinema de que era porta-voz, ter-
minando ai sua existencia (Arq. Pixb. Est.). 

O FIGURAO — 6rgao do Clube Carnavalesco Figuras & 
Figuroes — Entrou em circulagao a 6 de fevereiro de 1910, obe-
decendo ao formato de 21x16, com quatro pdginas de duas co
lunas. Responsabilidade de Quincas Bozo, Pipio, Juliao Perneta, 
Mimi, Braz e G. Lado. 

O editorial de apresentagao reportou-se k criagao do clube 
mencionado no sub-titulo, cuja diretoria era "composta de ra-
pazes inteligentes e diligentes"- Inseriu interessante materia, 
em prosa e verso, no estilo critico-satirico-humoristico. Entre 
OS colaboradores estavam Romeu do Val, Derivado e Um Apre-
ciador (Bib. Pub. Est.). 

FOLHA DO COMMERCIO — Orgao dedicado aos interesses 
do Comercio, Lavoura e Indiistria do Norte do Brasil — Publi • 
cagao mensal, deu a luz o primeiro numero em fevereiro de 
1910, formato de 30x21, toda impressa em papel couche, sendo 
a capa de cor. Das suas 40 p^ginas, apenas 12 continham ma-
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t6ria redacional, coiistituindo-se a par te res tante de reclamos 
comerciais, at6 na capa, salvantes, apenas, os cinco centimetros 
do cabegalho. 

Dirigida "por uma associacao", apresentou uma lista de 21 
"redatores e colaboradores", encabegada por Alfredo da Rosa 
Borges, Jos6 Maria de Andrade e Ernesto Pereira Carneiro. As-
sinava-se a 20$000 por ano e 12.?000 por semestre, pagos ad ian-
t adamen te . Trabalho grafico da Imprensa Industr ial , i rua 
Visconde de I taparica (atual do Apolo) ns . 49/51. 

Dedicada "aos interesses gerais" do Estado, "sem referen-
cias h politica local e sem mais predilegoes por id6ias de par t i -
do ou de gremios", veio, segundo o artigo de abertura, "preen-
cher uma grande lacuna na praca do Recife". Seria "porta-voz 
dos reclamos das classes laboriosas" e "copiosa fonte de infor-
magoes liteis". 

Fiel a quantidade de p^ginas e de aniSncios, circularam 
mais tres edigoes da revista, com^ artigos de Alfredo de Carva--
Iho, Carlos Dias Fernandes, Jos6 Teofilo, Jos6 Mariano Carneiro 
da Cunha, Antonio Carneiro Leao, Francisco Pinto, Artur Pio 
dos Santos, Romulo R. C. de Avelar, Jos6 Mariano Filho e a l -
guns outros; m.ais transcrigoes e Variedades. 

Apos o n° 4, datado de maio, nao voltou a publicar-se a Fo-
Iha Commercial (Bib. Pub. Est.). 

O BOI — Gosta da Troga, nao tem Canga c nem pucha 
Carrogas — Folha humoristica, apresentando como propriet^-
rio e redator Ze Vaqueiro, entrou em circulagao a 28 de feve-
reiro de 1910, formato de 33x24, com oito p&ginas. A primeira 
divulgou uma cena amorosa, em desenho de Venu (Benevenuto 
Teles), com legenda em versos de sete silabas e duplo sent ido. 
Pretendia cobrar ass inaturas a 10$000 por ano e 58000 por se
mestre, ad iantando o Expediente que, apos os dois primeiros 
niimeros, a publicagao se faria bissemanalmente . 

Consoante o art igo-programa, Ze Vaqueiro proporcionaria 
aos leitores " l i teratura humoristica em prosa e verso; cenas 
das ruas ; teatro, sport, re t re tas e outras diversoes; costumes 
do povo; mili tanga; ciencias ocultas; modinhas, cangoes ser-
tanejas , cangonetas e cronicas", esperando agradar e nao mo-
lestar . 
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O segundo niimero saiu com seis paginas, a 15 de margo, 
sendo a charge da primeira desenhada por Guapy (Herculano 
de Albuquerque). Materia bem redigida, de boa verve e fina 
s^tira, assinada por pseudonimos, a saber: Dr. Cabegudo, J. 
Papelao, Black, (Severino Alves Barbosa), F. V., Raul Pimpo-
Iho (Armando Oliveira), Abelhudo, e tc . Nao faltaram, igual-
mente, reportagens indiscretas, colhidas no "c6u brejeiro", com 
raras ilustragoes. 

O Boi nao continuou a fazer gragas-. . logo desaparecendo 
da circulagao (Arq. Pub. Est.). 

O PIERROT — "Em segunda edigao, nos entrou de portas 
a dentro o endiabrado Pierrot, que produziu sucesso no meio 
culto de nossa capital. Estd um Pierrot de chsirar e guardar" 
(Jornal Pequeno, 5/2/1910). 

A MASCARA — Revista Carnavalesca Literdria e de Pro
paganda Comercial — Apareceu, como niimero unico, no Car-
naval de 1910, 6 de fevereiro, para distribuigao gratui ta . Cu-
riosa publicacao, em formato grande, com quatro p&glnas, apre -
sentava, em todas, materia redacional no centro — 3 colunas 
— impressa em azul, e a parte de aniincios em t inta encarna-
da, formando moldura, num bem acabado trabalho gr^fico da 
tipografia a vapor de J . Agostinho Bezerra, a rua do Impera-
dor ns . 31/33. 

Inseriu excelente materia dosada da melhor verve, e cons-
tituida de s^tiras, epigramas, trepagoes e pastiche de jornalis-
tas locals. (Bib. Pub. Est.). 

A POEIRA — Jornalzinho "dedicado ao Clube Espanado-
res", foi dado a publicidade no primeiro dia do Carnaval (Jor
nal do Recife, 8/2/1910). 

ARCHIVO POPULAR — Publicagao que se dizia semanal, 
saiu a lume o 1° fasclculo no dia 25 de abril de 1910. Conforme 
noticiou, no dia seguinte, o Jornal do Recife, constou da nota 
de abertura do novo orgao: ". . .publicado e^l fasciculos de 32 
paginas, que serao vendidos a 200 r6is o exemplar, o Archivo 
constituira um vasto repert6rio de contos, poesias, anedotas, 
modinhas, cangonetas, monologos, duetos, fantasias, enigmas 
e charadas, reunindo de tudo isto desde o que houver de mais 
conhecido e vulgarizado at6 o in6dito". 

Ao que tudo indica, nao passou da edigao de estr6ia. 
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P O L Y A N T H E A — Circulou a 28 de abril de 1910, por oca-
siao das homenagens prestadas, no Recife, a memoria de Ale
xandre Herculano, por motivo do transcurso do centenario do 
nascimento do eminente escritor portugues, sendo o artigo de 
abertura da lavra do jornalista Carlos Dias Fernandes (Do no-
tici^rio do Jornal do Recife em torno do evento). 

O PROTESTO — orgao de propaganda socialista, impresso 
no formato de 31x23, de tres colunas, com oito p^ginas, em bom 
papel assetinado, teve seu primeiro numero divulgado a 1° de 
maio de 1910, como "homenagem do Partldo Socialista Interna-
cional em Pernambuco". Abaixo do titulo, liam~se os disticos: 
"Prolet^rios de todos os paises, uni-vos!" e "O trabalhador uni-
do 6 invencivel!" Da primeira p^gina, toda circulada, constou, 
apenas, o candente soneto de Francisco Marotti, "Ao 1° de 
maio", cujo primeiro quarteto vai abaixo transcrito: 

"Maltrapilhos, famintos, proletArios 
Da pena, do pincel, enxada e malho, 
Alerta! Alerta, escravos dos salaries, 
Escravos da mis6ria e do trabalho!" 

As pAginas restantes, a par de uma homenagem a Pedro 
Alexandrino de Melo, secret^rio geral do Partido, com o respec-
tivo cliche, e de um soneto de Manuel Sacramento, inseriram 
artigos alusivos a data, assinados por Antonio Ferreira, Victor 
Dem6trio, Joao Indcio, Manuel Emiliano, Jos6 Dativo, Sigis-
mundo G. de Sousa e outros; notas diversas e "ultimas pala-
vras dos martires". 

O segundo numero saiu no dia 23, com quatro p^ginas, so 
entao indicando os nomes dos redatores: Pedro Alexandrino de 
Melo e Manuel Sacramento. Constou do Expediente: "O Pro-
testo sera publicado tantas vezes quantas forem possiveis e de 
conformidade com a boa vontade dos companheiros". Assina-
tura mensal: |500. Redagao a rua Estreita do Ros^rio n^ 19. 

As legendas sob o titulo foram substituidas pelas seguin-
tes: "A emancipagao dos trabalhadores deve ser obra deles mes-
mos" (Karl Marx) e "Trabalhadores: Vosso dever 6 propagar e 
defender a imprensa socialista, unica que luta de verdade pela 
vossa emancipagao"-

Ocorreu o terceiro (e ultimo) numero, nas condigoes do an-
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terior, a 16 de junho. Divulgaram todos materia de orientagao 
oper^ria e socialista (Arq. Pub. Est.). 

O CONTRABANDO — Primeiro livro de sortes dado a pu
blico, para as festas sanjuanescas do ano, foi editado pelo jor
nal humoristico O Papagaio. Contendo 112 paginas, estava 
"bem escrito", constituindo-se sua materia de "variadas sortes 
e uma parte liter^ria e recreativa, colaborada por v^rios poe-
tas" . Oferecia premio, a sorteio da Loteria Federal, de 50S000 
(Jornal Pequeno, 9/5/1910). 

O ADUANEIRO — 6rgao dos Guardas da Alfandega — Saiu 
o primeiro niimero no dia 15 de maio de 1910, formato de 36x 
26, com quatro pAginas de tres boas colunas. Impresso na of i-
cina do Jornal do Recife, a rua do Imperador n° 47, instalou 
redagao a rua Coronel Suassuna (hoje, rua Augusta) n^ 200. 
Assinatura anual — 61000. Redator-chefe — Otaviano Couti-
nho; secret^rio —• Joao de Arruda; redatores — Samuel Va-
lente, Minarte Furtado e Jos6 Nunes de Melo; gerente — Ri-
cardo Merces; tesoureiro — J . Codeceira. 

O Aduaneiro — dizia o artigo-programa — "vem revestido 
das galas de um programa verdadeiramente altruistico, porque 
dedicar-se-& a defesa da corporagao de guardas da Alfandega de 
Pernambuco e t ra tar^ do interesse comum a classe, correspon -
dente assim as suas aspiraQoes mais puras, que sao: associa-
gao coletiva de id6ias e uniao dos elementos dispersivos por en-
tre OS seus membros". 

Publicagao mensal, "aceita colaboracao expontanea de 
todos quantos quiserem langar o seu grao de areia nesse edifi-
cio de consolidagao sublime", mas "nao tomarsi conhecimento 
das manifestagoes politicas, nem de discussoes est^reis". 

A edigao de estr6ia apresentou producoes dos redatores, co-
ment^rios, noticias, charadas, pensamentos e uma parte de hu-
morismo. 

Jornal bem feito, publicou--se regularmente, no dia 15 de 
cada mes, chegando ao fim do ano com oito edicoes, para co-
megar numeragao nova em Janeiro de 1911. Tratando, sempre 
e detidamente, dos interesses e reivindicagoes da classe, con-
tou tamb6m com a colaboragao, em artigos assinados, de Plinio 
Dias de Oliveira, Minervino Feitosa, Pedro Barreto de Meneses 
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e Jos6 Lobao, e n c a r r e g a n d o - s e R ica rdo das Merces dos "Perf is 
a l ap i s " . Va r i ando a m a t 6 r i a em prosa, a p a r e c i a m , as vezes, 
poesias de O tav iano Cout inho , Ped ro B a r r e t o ou Sales de M e -
n e s e s . 

Alguns n i imeros s a i am com seis pAginas, ocor rendo a i m -
pressao , i nva r i ave lmen te , e m pape l couche; ou t ros t r a z i a m a 
p r ime i r a p ^ g i n a i l u s t r ada com f o t o g r a v u r a s . Houve, no decu r -
so da publ icagao, l igeiras modificaQoes n o corpo redac lona l , com 
a p r o v e i t a m e n t o de co laboradores . 

No a n o I I c i r cu l a r am seis edigoes, a u l t i m a das quais d a t a -
d a de 15 de j u n h o (Bib. Pub. Es t . ) . 

O D I S T R I C T O — Orgao Imparcial — Inic iou sua c i rcu la-
Qao, como quinzen^r io , a 15 de ma io de 1910, f o r m a t o de 33x22, 
de t r e s colunas , com q u a t r o p&ginas. P rop r i edade "de u m a As-
sociagao A n o n i m a " . Di re tor — Manue l P a r a n h o s d a Si lva . T a -
bela de a s s i n a t u r a s : a n o — 1§500; semes t re — 1§000; t r i m e s t r e 
— $500; p a r a fora da c idade : 2$000, 1$500 e IfOOO, r e spec t iva -
m e n t e . Redagao : no d is t r i to do Peres (subiirbio de Areias) -

"Todas as vezes que apa rece u m pa l ad ino n a a r e n a do jor -
na l i smo, ma i s u m as t ro fulgura no hor izon te da p ^ t r i a " . — 
l ia-se no a r t i g o - p r o g r a m a — "Sim, porque o j o r n a l que c u m p r e 
o seu dever 6 o cal ix onde se l iba o n e c t a r da in s t rucao e o e s -
cr inio onde se a r q u i v a m as id6ias p u g n a d o r e s da ve rdade , da 
jus t iga e do p a t r i o t i s m o " . Acrescentou: "As suas co lunas es tao 
f r a n q u e a d a s d.s opinioes cr i ter iosas sobre pol i t ica, rel igiao, c i -
encias , a r t e s , l e t ras , e t c . , e s t r ibando-se todas n a m o r a l e n u n -
ca envolvendo-se em devassar o lar a lhe io ou a h o n r a das f a -
mll ias"-

P r o p u g n a n d o , r e a l m e n t e , pelos in teresses do d is t r i to , a t r a -
v6s de n o t a s e coment^ r ios em to rno das necess idades locals, 
al6m. de not icioso, o periodlco divulgava t a m b 6 m , l i t e r a t u r a , 
h u m o r i s m o e m u n d a n i d a d e s , a t r av6s de segoes como " P a s s e a n -
do" , por Boemio; " R e t r a t a n d o " , de Carral; "C^ust icos" , a cargo 
de K. T a p l a s m a ; "F i t a s " , por Venus, e "Tragos e Trogas" , de 
Leumas ( a n a g r a m a de Samue l C a m p e l o ) . 

A p a r t i r do n " 7, a u m e n t o u o fo rmato , a d o t a n d o trfis colu
n a s l a rgas e in t roduz indo anunc ios , que e n c h e r a m a q u a r t a 
p ^ g i n a . Ins ta lou , e n t a o , escr i t6r io e redagao k E s t r a d a do G i -
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qui^ no 235, mudando o sub-t i tulo para 6rgao Indcpendente e 
admit indo como redatores Manuel de Oliveira Lopes e Manuel 
Duraes, aos quais se juntar ia , j& no ultimo numero, R6m.ulo 
Prazeres . Teve, mais, a colaboragao, em prosa e verso, de Pe
dro Afonso, Monte Sobrinho, Carlos Brasil, Joao da Bigorna, 
com as "Marre tadas . . ."; Dr. Bisnagada, autor da segao "Car-
naval de 1911", iniciada no no 12, de 30 de outubro de 1910, etc. 

Publicado o numero seguinte, o 13°, de 27 de novembro, en-
cerrou o Distrito sua existencia (Bib. Pub. Est. e Arq. Pub. Est.) . 

A JUSTigA — Surgiu a 20 de maio de 1910, tendo como re 
datores Benjamin Fonseca, Alberto Saldanha, Teobaldo Salda-
n h a e Hor^cio Saldanha, com redagao no subiirbio de Caxang^. 
Impresso na Tipografia da Agenda Jornalistica Pernambuca-
na, de J . Agostinho Bezerra, si tuada k rua do Imperador n s . 
31/33, apresentou-se no formato de 34x23, de tres colunas, com 
quatro p^ginas . Publicagao mensal, estabeleceu o prego de 
1500 por ass inatura t r imestral , vendendo o exemplar a $200. 

" . . . s e r a — dizia o ligeiro artigo de apresentagao — um 
jornal liter^rio, humoristico, noticioso e politico algumas ve-
zes", acentuando: "Ferindo de leve os assuntos, sem odios, sem 
ambigoes, A Justiga saber^ corresponder em tudo e por tudo & 
sua denominagao". 

Circulou com regularidade, cada m&s, mas teve curta exis
tencia . Afora as produgoes asslnadas pela tu rma da redagao, 
foram outros colaboradores: Silvio, com a segao em. versos "Na 
f lauta" e os "Comentarios"; Heribaldo Dias da Costa, Saldanha 
Junior, Joao Ricliepin, Jos6 Soriano, Joao Boa Vista e Corinto 
Vitoriano Filho. A par t i r do n° 3, Hermes Sandoval (Horaclo 
Saldanha) encarregou-se das segoes "Esbogos" e "Cartas ligei-
ra s" . 

O liltimo numero publicado foi o 5°, datado de setembro 
(Bib. Pub. Est.) . 

VIUVA ALEGRE — Livro de Sortes — Apareceu "recheado 
de esplrito fino", contendo, "al6m de doze assuntos para sortes, 
uma esplgndida par te l i terarla. Acompanha o citado llvrinho, 
que se vende a ISOOO, a valsa da querida opereta "Viuva Alegre", 
ni t idamenta impresso" (Correio do Recife, 28/5/1910). 
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O PERU — Fol exposto k venda esse "primoroso livro de 
sortes, caprichosamente confeccionado pelo endiabrado For tu
n a t e Ventura, o humorlsta que ocupa lugar de real destaque no 
selo das nossas patrlcias". A16m das Sortes e da parte Uterlr la , 
trazla "uma com6dia da lavra do llustre sr . Ernesto de Paula 
Santos, d'A Provfncia, e mals uma tabela mlraculosa para o Jo-
go de bichos, int i tulada "O ganha-pao" , e demorada explana-
Qao sobre a cifincia do cat imbao" (Correio do Recife, 1/6/1910) . 

O TALISMAN — Entrou em clrculagao, organlzado por Bi
belot, o 15° livro de sortes de sua lavra. "Escrlto culdadosa-
mente, destinado a ocupar o lugar que de fato Ihe compete en-
tre OS seus congeneres", "cont6m dez bons assuntos e mals uma 
tabela pr6pria para adivlnhar a idade da pessoa, contos, sone-
tos, pensamentos, anedotas e mon61ogos, modlnhas e a canQo-
neta Intitulada "O homem do Brum^". (Correio do Recife, 6/6/ 
1910). 

O CLARIM — Interessante Livro de Sortes — "Brinde da 
Vitallcia Pernam,bucana", dedicado ^s noites de Santo AntOnio, 
Sao Joao e Sao Pedro, circulou em junho de 1910, para dlstri-
buigao entre os mutuArlos, com 18 pfiglnas e capa a cores. Im-
pressao da gr^fica da Livrarla Francesa. 

Do seu programa constava nada conter que n&o fosse "mo
ral e digno, desde a parte pr6priam.ente de sortes e l i teratura, 
nesta colaborando poetas e escritores conhecidos". S6 inseriu 
mesmo sortes e a propaganda da vitallcla Pernambucana (Bib. 
pub. Est.). 

O VAGABUNDO DOS ARES — Livro de Sortes — Circulou 
no mes de junho de 1910, obedecendo ao formato de 12x10, com 
100 pAginas. Diregao de Halley Brothers. Impressao da t ipogra-
fia da Ag Jornallstica Pernambucana, de J . Agostlnho Be-
zerra . 

Declarou-se, ao "Caro leltor", um Uvrinho decente e corre-
to, que podia ser lido por quem mals suscetlvel se julgasse, 
acentuando: " - . . e s t a cheio de verve, daquela verve suficlente-
mente arqui tetada para arregagares demasiadamente os cantos 
labials e mostrares a fila cerrada dos dentes superiores num 
riso franco, jovial, sem vislumbres de ma l l c l a . . . E tudo isto, 
6 incrlvel d ize r - se . . . custa apenas 1$000. 
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Sua materia estava assim dividida: 1^ parte — "Urna das 
Sortes"; 2^ — "Cata-Vento Cerebral", de quebra-cabegas e cha-
radas; 3^ — "Tempo da Musa", com a colaboragao de Marcelo 
(pseudfinlmo de M^rio Sette) , Escaravelho, Procdpio Ventura e 
Orestes; 4.^ — "Eu quero a mala", qui pr6 qu6 c6mico, em 1 ato, 
de autoria de Sebastlao Galvao (Bib. Pub. Est.). 

O ECHO — Orgao Liter^rio e Noticioso — Publicagao quin-
zenal, iniciou-se a 2 de junho de 1910, com redagao no balrro 
do Feitosa, ^ rua Nova n^ 4. Apresentou-se em formato de 
24x18, aumentando-o, na edigao seguinte, para 29x20, de duas 
colunas de composigao a 12 ciceros, com quatro p&ginas. Cus-
tava 1$000 a assinatura t r imestral . Sob a diregao de Joaqulm 
Lima (pseudonimos usados: Gil Lima e Seu Gil), teve como 
redator Austricllano Barbosa, ao qual se juntou, depwls, His-
belo de Holanda Cavalcanti. 

Do seu impag^vel artigo de apresentagao constaram os t6 -
picos a seguir: "Um jornal 6 sempre um elemento restaurador 
dos costumes socials, um ap6stolo virtuoso, humilde e honrado, 
um sacerdote, diziamos, que distribui a seus p^rocos o b^lsamo 
causticante as degradagoes mundanas, assegurando -Ihes assim 
uma vida eterna, suavisada, recompensada e boa. 

"Foi talvez apolado nesse princlpio sociol6glco que surgiu 
O Echo, como uma flor pequenina mas a t raente em melo dessa 
vegetagao robusta em cuja sombra descansam as mentalldades 
sadias de nossa te r ra" . 

Afora as produgoes em prosa e verso, com ou sem pseud6-
nimo, do diretor, o periodico teve a colaboragao principal de 
Eustachio Basselim, com os "Esparsos reflexos"; Ribeiro da Sil-
va, Maclel Sobreira, E. S. B . , Pedro Martins, Elpldlo Brasil, 
Maria Natalia de Melo, e tc . , ao que se acrescentava ligelro no-
tici^rio e raros amlncios mlrins. 

NfLo passou do n^ 7, datado de 11 de setembro (Bib. P<ib. 
Est. e Arq. Ptib. Est.). 

O BICHO — Espirituoso e inofesivo Livro de Sortes para 
as deliciosas noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro — 
Clrculou nos prlmelros dias de junbo de 1910, formato de 18x12, 
com 48 p^glnas de papel comum e capa em couch6, ilustrada, 
impressa a duas cores. Diregao de Donato Arruda, sendo o t r a -
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balho grafico da oflcina do Correio do Recife. Prego do exem
plar — 500 r61s. Premlo, a sorteio, de 30$000. 

Nao 6 "um bicho de sete cabegas, capaz de vos atemorizar", 
— dizia a nota de apresentagao, dirigida ^ "Gentillssima Lel-
tora", acentuando: "fi um Bicho dlvertldo que, nas tumultosas 
noites festivas de junho, quando nos terreiros as chamas das 
foguelras comemorativas se elevam em zig-zags e as esoigas de 
m^llho crepitam sobre um lado, tornando-se cor de ouro, dec ' -
dirA o que consultares pelos dados". Era, flnalmente, um Biclio 
"educado na escola do bom e do belo" 

A par das Sortes pr6priamente ditas, em versos de sete sl-
labas, inseriu lisonjelra parte liter^ria, em prosa e verso, a car
go de Sebastiao Pinto Ribelro; Biaclt (pseudSnimo de Severlno 
Alves Barbosa); Gil Lima; Mendes Martins; Yoyo BoemJo, 
como se ocultava Joao Magarlnos de Souza Leao; Estanislau de 
Sousa; Manuel de L. Mindelo, etc-, al6m de epigramas, pensa-
mentos, cangonetas e um linico anunclo, de mela p^gina, na 
ultima da capa (Bib. Pub. Est.). 

A MARINHA CIVIL — drgao dos Oficiais da Marinha Mer-
cante — Salu a lume no dia 17 de junho de 1910, formato gran -
de (53x35), com quatro p^ginas a quatro colunas de composi-
§ao, trazendo sob o titulo o seguinte conceito de D'Alembert: 
"Camiinhai sempre para diante, a confianga vos acompanha-
T&". Dlretores — Antonio Carlos Vital, Manuel Joaquim de 
Santana Castro, Ralmundo Ferreira e Raul Armando de Me-
delros. Redagao k rua Augusta n^ 276, 1° andar , e t rabalho 
grdfico da oflcina de Julio Agostinho Bezerra, situada na rua 
do Imperador ns . 31/33. Assinaturas: anual — lOfOOO; semes-
tral — 61000. Tiragem declarada: 5.000 exemplares. 

Do artigo de abertura, intitulado "Surge et ambula", cons -
tou o topico: "O apareclmento deste novo batalhador marcarA 
uma data de jubilo para os esquecidos oper^rios do mar, por-
que o seu programa, altruista e patri6tico, tem por fim a coe-
sao perfeita das classes de pilotos e maquinistas, o congraga -
mento de todas as classes marit imas, dentro das normas da 
boa ordem e disciplina, uma vez sancionadas pelas nossas ins -
tituigoes leglslativas, t rabalhando todos para o mesmo fim, 
obedecendo k mesma meta, como sat61ites de um grande porto, 
na mesma trajet6ria do engrandecimento e do bem". 
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A edigao esteve repleta de materia alusiva, atrav6s de a r -
tigos, coment&rlos, transcrigoes, notici^rio e informa?5es ge-
rais, asslm. continuando mensalmente. 

Atingido o n° 4, de setembro, alterava-se o corpo redacio-
nal, acumulando o diretor A. Carlos Vital as fungoes de reda-
tor-chefe, ao passo que os demais ficavam com a classlflcacao 
de redatores, sendo Santana Castro substituido por AntOnlo 
Har tmann . 

Do no 6, de 28 de novembro, passou para o 7°, ano II, de 
31 de Janeiro de 1911. Seguiu-se a publicagao, ora mensal, ora 
bimestralmente. E o n° 11, de 30 de junho, comemorou o pri-
meiro aniversArio com o artigo "Uma data feliz", de Carlos Vi
tal, que descreveu a trajet6ria percorrida, focallzando a "au-
sencia de alguns dos companheiros que compuseram a valente 
pleiade iniciadora da peleja". Conclxiiu fazendr um resumo das 
campanhas encetadas em defesa da classe. 

A Marinha Civil caminhava para o fim de sua existfencla, 
apenas constando do cabegalho o nome do esl'orgado diretor. 
Desde o principio, teve a colaboracao de Sailor, Argus, Carlos 
de Sadowa, Stephson Watt, Diniz Papin, R. G. do Carmo, J-
Daniel Santos e Samuel Ramos, este assinando poesias. 

O ultimo niimero posto em circulagao foi o 17°, datado de 
31 de abril de 1912 (Bib. Nac. e Bib. Pub. Est.) (1). 

A VOZ DAS CREANQAS — 6rgao da Uniao Literdria e Re-
creativa da Escola Paroquial de Sao Jose — Comecou a publl -
car-se no dia 21 de junho de 1910, formato de 8x18, com quatro 
p^ginas a duas colunas de 16 ciceros. Comissao de Redagao — 
Joao Mariz, Silvio Romero e Antdnio Soares. ImpressSo da ofl~ 
cina gr^fica da Livrarla Francesa, a rua 1° de Margo n° 9. Nao 
se distribuindo por assinaturas, recebla 6bulos para o custelo 
das despesas. 

Segundo a nota de abertura, o jornalzinho destinava-se a 
perpetuar "os pensamentos das criangas". Nao se publicaria 
em perlodos certos, por6m nos "dias mais solenes da vida es-
colar". Esperava auxillo e benevolencia das pessoas g randes . . . 

(1) Cols, incompletas, completando-se entre si. 
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Sua mat6ria constituiu-se de produgoes da incipiente 11-
teratura escolar, em prosa e verso; "Perfis" e notlciarlo espe-
cializado. 

Circulando irregularmente, a folha atingiu o n^ 5 no m6s 
de dezembro, edigao de seis pAginas, de despedida do ano letl-
vo, ilustrada a primeira com fotografia de alunos entre pro-
fessores. 

Inserlu, nos primeiros numeros, sobretudo, colaboragao de 
FlAvio e Silvino Silvio, pseud6nimos do Padre Augusto Alvaro 
da Silva, o qual, no ano seguinte, foi nomeado Bispo e atingiu 
o Cardinalato. 

A Voz das Crean<?as voltou, ap6s o periodo das f6rias, em 
marQo de 1911, e no n^ 7, do mes de malo, vla-se a Comiss&o 
de Redagao substituida pela seguinte: Reglnaldo Pereira, Oscar 
Mendes Guimaraes e Alberto de Oliveira. Chegou ao no 10 em 
dezembro. 

Encetando numeragao nova em abril de 1912, circularam 
at6 dezembro oito edigoes. 

Recomegou — no 1 — a 19 de Janeiro de 1913, aparecendo 
apenas quatro numeros at6 novembro. No ano seguinte, A Voz 
s6 saiu nos meses de junho, novembro e dezembro, dal passan-
do para dezembro de 1915, quando findou sua existencia. 

Excetuado Oscar Mendes, que permaneceu at6 o fim, a Co-
missao de Redagao sofreu alteracoes a partlr de maio de 1912, 
dela tamb^m participando, ora um, ora outro, Manuel Alcldes 
Mendonga, Jurandi da Silva Ramos, Apolonio Silva, Jos6 Vas-
concelos Borba, Cicero Ferreira e Francisco de Assis Leitao. 

Foram os nomes acima os principals signatdrios dos pe-
quenos artigos, contextos e poesias mirins do jornal, al6m de 
alguns outros alunos e professores, sobretudo o Padre Jos6 de 
sa Leitao, que tambem se assinava Vosso Vig^rlo. A edigao de 
abril de 1912 divulgou uma p^glna do acadfemlco Anibal Fer-
nandes, de incentivo a Escola Paroquial- Ocorriam segoes fixas, 
a saber: "CrOnica", por ^ifeu (pseudonimo de Cicero Ferreira); 
"Caracterlzando", a cargo de Joao Caracterizador, como se o -
cultava o depois m6dico Alberto de Oliveira; "Do meu Cader-
n o . . . " , por Duarte Porto, e coment^rios de Nig de Lurubim, 
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que rea o Cdnego Benlgno de Lira. Pr6inlos de honra e o resul-
tado dos exames de cada ano letivo eram constantes nas p^gi-
nas do slmp&tico 6rgao. 

Suspensa, velo k tona A Voz das Crean?as quase oito anos 
decorrldos, no dla 13 de malo de 1922 (Impressao da tlpografla 
do Jornal do Recife, k rua do Imperador n" 47), na qualldade 
de "porta-voz de uma nova cruzada", que encetava, "com ftni-
mo varonil e certos de contar vltbria completa". 

FIcou oculto, nesse iiltlmo numero, o corpo redacional, nfto 
havendo mals noticia da publlcagao (Bib. Ptib. Est. e Coleg. As-
sis de S^ Leitao) (1 ) . 

A REVISTA — Semandrio Illustrado — Apareceu no dla 
23 de junho de 1910, formato de 23x16, com 20 p^glnas de pa-
pel couch^, Inclusive a capa, Impresso o frontlsplcio em duas 
cores, tendo ao centro fotogravura do engenheiro Morals Rego: 
Asslnaturas: semestre — 5$000; tr lmestre — 2$500 (3$000 para 
OS Estados); prego do exemplar — $200. Redagao e oflclna (de 
J . Agostinho Bezerra) k rua do Imperador n s . 31/33. 

Numa nota suclnta — "A en t rada" — dizia nao ter progra-
ma, apenas t r a tando da elegancla e da moda. "Informar-vos-A 
as novldades da semana, Ir^ surpreender-vos num passelo, n u 
ma festa, com a sua "kodac"; ocupar-se-A do vosso chic". Con-
clulu saudando os 6rgaos de Imprensa exlstentes no Recife, a 
cada um dedlcando uma quadra . 

Dlriglda por Oscar Ramos, clrculando cada semana, regu-
larmente, Inserla niat6ria leve, em prosa e verso, l lustrando-a 
cllchfis de elementos da sociedade. Inclusive Instantaneos de 
rua ou de reunl5es, e car lca turas . 

A16m de notas llgelras, concursos e anedotas, dlvulgava 
crOnlcas de Adel Rio (pseudftnlmo de Adelmar Tavares) ; ver
sos dele e de Joao de Melo Prado, Hermes Pontes, Carlos Dias 
Fernandes, J . Times Perelra, BrauUo Fraga, Amaldo Lopes, 
Teodorlco de Brlto, X. Ali, Dornelas C&mara, Panlo Boetnio, 
Durval C. de Menezes Lima, Naasson Flguelredo, Orestes, etc.; 
t rabalhos em prosa de Barbosa Correla, J. Pipio, 3Iozart Loche 

(1) Encontra-se desfalcada a primeira das colegoes manuseadas, sen-
do completa, a segunda, at6 1915. 
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("Artes e Art is tas") ; J . Lino; Helio ("A semana e legante") ; 
Branca Falcao Cassal; Irene Campos; Marcelo (pseudonimo 
de M^rio Sette) , que assinava os "Relamborios. . ."; Felinto Bra-
ga; Alaide ("Perfilando"), e outros mais raros . 

Manteve um "Album charadistlco", a cargo do Conde Da-
nilo, sendo a ult ima p^gina dedicada ao folhetim, com o ro
mance "Werther", de Goethe, em tradugao de Joao Teodoro 
Monteiro. Alguns aniincios entremeavam a mater ia ; outros in-
tegravam as p^ginas internas e a ultima p^gina. Cada ediQao 
homenageava, no frontispicio, pondo o respective cliche, uma 
personalidade da sociedade local, estando o service fetogr^fico 
geral sob a respensabilldade de Louis Piereck. Cliches confec-
cionados no Rio de Janei ro . 

A bem feita revista teve vida ef6mera, encerrando sua a t i -
vidade com o niimero 12, datado de 14 de outubro, quando a-
nunciava: "No pr6ximo nuniero, grandes novidades" (Bib. Pub. 
Est.). 

A ESCOLA — 6rgao Independente, Literario e Noticioso — 
Foi fundado a 21 de julho de 1910, "pela mocidade da Escola 
Normal Oficial". 

"Ele vem colocar-se — dizia o longo artigo de apresenta-
gSo — ao lado dos que corajosamente lutam pela instrugao, 
t rabalhando ao mesmo tempo pelo engrandecimento e bem es-
t a r do professorado brasileiro", acentuando: "Nao t ra taremos 
de politica, nao discutiremos religiao; lutaremos, sim, pela ci-
encia da dignidade — se a t an to nos ajudar engenho e ar te" . 

Impresso em bom formato de 33x23, a tr6s colunas de com-
poslgao, utlllzando papel especial, A Escola apareceu com qua-
tro pd.ginas, inserindo colaboraQao de Barbosa Correia, Olavo 
de Menezes, Rocha Pereira Junior, El^dio dos Santos Ramos, 
Eduardo de Valois, Napoleao Lira, Silveira Olieva e J . Barbosa. 
Eram redatores: "diversos", assinando-se por 3?000 o t r imes-
t r e . Impressao da tipografia de J . Agostinho Bezerra, k rua do 
Imperador, 31/33. 

A par t i r do n° 2, que saiu excepcionalmente com oito p ^ -
glnas, constou do expedlente o segulnte corpo redacional: re -
dator-chefe — Eduardo de Valois Correia; secretario — Olavo 
Meneses; redatores — Pedro de Oliveira e Silva, Miguel de Aze-
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vedo, Jos6 Vicente Barbosa e Francisco J . F . Pires, este logo 
substituido por Napoleao A. Lira; gerente — Manuel R. de 
Vasconcelos. 

A16m das producoes literArias e discursos festivos dos es-
tudantes, o mensario dedicou apreci^vel espago ^ campanha 
pro-"unificagao das escolas". Foram outros colaboradores: 
Deodato Monteiro, Julia Toscano de Brito, Almeida Lima, Joao 
do Patrocinio Oliveira, Luiz Gomes de Melo; F . J . F . P . , com 
OS "Trogos e Tragas"; J . T. Monteiro, Odorico Vilares, Tecla 
Monteiro, L. Guimaraes, etc. 

Foi o quarto o ultimio numero publicado, com a data de 22 
de outubro. (Bib. Pub. Est. e Arq. p<ib. Est.). 

A SEMANA — Peri6dico Liter^rio, Critico e Noticioso — 
Propriedade de "uma Associagao", sendo redatores Silva Costa, 
Epit6.cio Monteiro Pessoa e Alberto Silveira, apareceu no dia 
10 de agosto de 1910, formato de 35x23, com quatro paginas de 
tres colunas. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "E um simples soldado 
que agora se arregimenta nas fileiras das letras, encarando os 
primeiros combates, com a coragem da luta e com a vista fita 
na imagem da patria intelectual, sonhando essa gl6ria do es-
pirito — a instrugao". 

A edigao de estr^ia inseriu uma "Segao das Criangas", por 
Zinda; a "Coluna elegante", de Zicos Dublios; noticiArio, ane-
dotas, charadas e logogrifos e iniciou um concurso para apu-
rar qual o clube desportivo mais simpatizado da cidade. Com 
reclagao a rua Duque de Caxias no 38, adotou a seguinte tabela 
de assinaturas: semestre — 2$400; trimestre — 1§200; para fo-
ra da capital: 4$000 e 2|000, respectivamente; numero avulso 
— $100. 

Logo no segundo numero A Semana aumentou de estatu-
ra, alargando suas tres colunas de composigao, e veio a divul-
gar a segao "Esp6cie de cronica", por Ignotus, e produgoes ou-
tras de A. Marinho Reis e Saturno, alem dos escritos do reda-
tor Epitacio e bom noticiario. A ultima p^gina so continha 
aniincios. 

Nao passou do no 4, de 13 de setembro (Arq. Pub. Est.). 



282 LUIZ DO NASCIMENTO 

O TIGIPIOENSE — 6rgao Independente, Literdrio e Noti-
cioso — Circulou, pela primeira vez, a 21 de agosto de 1910, for-
mato pequeno de tres colunas, com quatro p^ginas- Reda?ao 
k rua da Vitoria nO 72, em Tejipio. Assinava-se, "neste povoa-
do", a 35000 por semestre e 1S500 por trlmestre, e para fora, a 
31500 e 2$000, respectivamente. Circulagao anunciada para os 
dias 10, 20 e 30 de cada mes. 

Asslm conclulu o edltorialzlnho de apresentagao: "O Tl-
gipioense t ratar^ de todos os assuntos que, estando ao alcance 
de seus fracos redatores e colaboradores, possam Interessar aos 
seus leltores. Dos mestres do jornallsmo, dlante dos quals nos 
curvamos, esperamos que, ensinando-nos o verdadelro camlnho 
a seguir, tenham para conosco a maxima tolerancla, e a todos 
agradecemos o ben6volo acolhlmento que tlver o nosso 6rgS,o". 

Logo no segundo niimero aumentou o formato para 32x21, 
adotando uma p^gina de anuncios. Menclonou-se, entao, como 
redator, o nome de Astolfo Barbosa Junior, sendo a empresa 
pertencente a "uma Associagao". 

A par de coment^rlos e notlclArio, a folha divulgou, em 
sua curta exlstencia, produQoes llter^rlas, em prosa e verso, de 
Paulo Tebas, Gerson S. Lima, Monte Sobrlnho, Augusto Alvea, 
Laburdsa e A. Rocha Fllho. 

S6 exlstlu at6 o n^ 5, de 30 de outubro, com dlferenga de 
quase um m6s da edlgao anterior (Bib. Piib. Est.). 

HARMONIAS DA TARDE — Homenagem da Escola Lite-
raria Ribeiro da Silva — Pollant6ia datada de 7 de setembro 
de 1910, publicou-se por motlvo da passagem do anivers^rlo 
natallclo do patrono, cujo retrato flgurou na primeira p^gina-
Formato de 16x10, com quatro pAginas em papel couche, num 
trabalho gr^fico de J . Agostlnho Bezerra, d, rua do Imperador 
ns . 18/20. 

Como materia unlca, Inseriu notas ligelras de saudagSo ao 
professor Ribeiro da Silva, "Inspirado poeta, aplaudido drama
turge", assinadas pelos seus dlsclpulos, entre os ouals Baltazar 
de Mendonga, Raul Monteiro, Fernando Griz e Joaquim Lima 
(Bib. Pfib. Est.). 

ASSOCIAQAO DOS EMPREGADOS NO COMMERCIO DE 
PERNAMBUCO — Pollant61a comemoratlva da Inauguragao da 
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sede propria (h Avenida Rosa e Silva n" .5), circulou no dia 8 
de setembro de 1910, com 16 p^ginas de papel couch6, formato 
de 32x22. 

A p^gina da capa, artisticamente trabalhada em vinhetas, 
seguiu-se uma folha de rosto, com o titulo "Pagina Gloriosa — 
1885 — 1910" e o acrostico "Salve! Empregados no Com6rcio de 
Pernambuco", do qual constaram os nomes dos s6cios distintos 
e benem6rltos, assinado pelo s6cio remido Manuel Carvalhel-
ra, ao lado das palavras "Deus, PAtria e Lei". 

A respeito da data, liam-se, no texto, produgoes de Manuel 
Arao, Minervino da Rocha, A. J . Barbosa Viana, Leoncio Cha
ves e Adolfo Cirne, encerrando a edigao o poema "Paz e Tra-
balho", de Manuel Duarte (Bib. Pub. Est.). 

O VESUVIO — Foi dado a publico em setembro de 1910, 
manuscrito, redigido pela "prometedora inteligencia" de Rel-
naldo Macedo (Inf. d'A Justiga, de Caxang^). 

O CAPADOCIO — Seman^rio de Campo Grande, com re-
dagao ^ rua da Mangueira n° 7, surgiu a 13 de novembro de 
1910, destinado "a infundir a troga inofensiva e boa no seio dos 
rapazes" do arrabalde, fornecendo "leitura amena e instrutiva 
nos dias dominicais". E acentuou, no artigo programa: "Vida 
alegre 6 a sua divisa; por6m, uma vez em situagoes graves, sa-
bera usar das formalidades de sua pragm^tica". 

De formato pequeno (30x20), em duas colunas, com qua-
tro p&ginas, apresentou-se como diretor Serezarp (anagrama 
de Casimiro Prazeres), mencionando os pregos de 1$200 e $500, 
pela assinatura trimestral e mensal, respectivamente. Sob o 
titulo, trazia, a comegar do n° 2, at6 o 5°, as divisas: "Vida ale
gre e fato roto" e "Haja pau e troveje lenha"- O seguinte Aviso 
fechava a ultima pAgina: "O Capadocio, dispondo de um corpo 
redacional excluslvamente composto de tip6grafos, que confec-
clonam os seus pr6prlos escritos, nao acelta nenhuma publica-
gao que nao seja paga". Entre os redatores contavam-se Jiilio 
Severino da Paz e Manuel de Larraz Mindelo. 

Iniciou um folhetim, em rodap6 da segunda p&glna, Inti-
tulado "O fantasma de Campo Grande", por Tota das Mogas, 
terminando na quinta publicagao. Foram outros colaboradores, 
al6m dos nomes mencionados: Antdnlo Estanislau, M^rio Bur-
get, Jos6 Flguelrodo, D. Pepito, Ze Valente, com a segao "Capa-
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dogando"; O Retratista, o dos "Retratos a craion", etc . Ha via, 
tam.b6m, a "Feira da Encruzilhada"; as "Lambadas a esmo" e 
"Pescarias e Cagadas", tendo diferentes assinaturas, constitui-
das de trepacoes com "a rapazeada". Apareciam, ainda, char
ges ilustrativas, as vezes ocupando toda a primeira pAgina, de 
fraca verve nas legendas, sendo os cliches aproveitados de publi-
cagoes anteriores. J&. no fim, ocorreu o concurso "Qual a moga 
mais bonita de Campo Grande?", sendo dedicada a vencedora 
— Lili Lobo — uma Pagina de Honra (em mau trabalho de vi-
nhetas) no n^ 12, de 29 de Janeiro de 1911, que foi o ultimo pu-
blicado (1) (Bib. Piib. Est. e Arq. Pub. Est.). 

O PROGRESSO COMMERCIAL — 6rgao dedicado h pro
paganda dos estabelecimentos comerciais e industrials — O 
primeiro numero saiu em novembro de 1910, formato de 36x24, 
com quatro p^ginas de tres colunas, impresso na oficina gr^-
fica do Jornal do Recife. 

Em editorial de apresentagao, dizia -se destinado "a animar 
o desenvolvimento comercial, sugerindo id6ias e batendo abu-
sos". 

Toda a materia da edigao de estr6ia constituiu -se de lite-
ratura relativa a organizacao, vantagens e demais informagoes 
da Empresa Brasileira de Brindes Comerciais, gerenciada pelo 
comendador A- J . Barbosa Viana. 

Passados tres meses, circulou em fevereiro de 1911 o n^ 2, 
ano II, "especialmente consagrado a propaganda" de tres fir-
mas comerciais, todas dirigidas pelo mesmo comendador -escri-
tor. 

Nao h^ noticia do prosseguimento da publicagao (Arq. 
Pub. Est.). 

O MYOSOTE (1 -A) — Jornal feminino, deu a luz o primeiro 
numero em novembro de 1910, no formato de 32x24. com qua
tro p&ginas de tr6s boas colunas. Redatora-chefe — Gulomar 
de Carvalho; redatoras — Julieta de Carvalho, Julieta Santos, 

(1) Em suas ultimas edigoes vinha O Capadocio divulgando o antincio 
a seguir: "Pecliincha — Vende-se, pela insignificante quantla de 300$000, 
a tipografia onde 6 impresso este jornal. O motlvo se dirS, ao comprador. 
A t ra tar nesta redagao". 

(1-A) O titulo do n"? 1 foi O Myosoti, logo consertado. 
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Amanda Campelo e Davina Luna; redagao: rua Mangabeira de 
Cima no 30, suburbio do Arraial. A impressao, em papel couche, 
t inta de cor, estava a cargo da Agfencia Jornallstica Pernam-
bucana, k rua do Imperador ns . 31/33, sendo revisor Edmundo 
de Oliveira. 

Era O Myosote "o fiel int6rprete das gentis mogas arraia-
lenses, que, nas horas dos seus lazeres, apresentarao a sua for-
Qa de vontade, produzindo trabalhos despretensiosos, onde rei-
nem a sinceridade e a pureza de intengoes". 

Nao era — continuando o artigo de apresentagao — "um 
orgao de rubro combate", mas "um sutil e perfumado brado 
contra o indiferentismo da mulher e contra certos e determi-
nados Adonis que derramam sobre a mesma a bilis da sua crl-
tica acidulada, n§,o querendo dar a essa divina criatura o va
lor que Ihe e devido como anjo do lar. O Myosote, flor singela, 
ser^ o nosso lema, isto 6, ser^ a nossa divisa perfumada e sim
ples". . . . " S e r a um repositorio de artigos liter^rios, poesias, 
pensamentos, onde as mogas, muito em segredo, desfolharao 
as p6talas de sua p a i x a o . . . " 

Manteve, realmente, esse programa o interessante jornal. 
Divulgava "Perfis femininos"; as "Zoofonadas", constituidas 
de gracejos; segao de Charadas; "Carteira elegante", com o 
notici^rio social, e "Teatro de Saloes", sobre as atividades da 
Sociedade Dram^tica Arraialense. 

Nada obstante declarar-se "redigido por senhoritas arraia-
lenses", como constou do cabegalho a partir do n° 9, n§,o Ihe 
faltaram produgoes do elemento masculino- Assim 6 que, al6m 
do que escreviam as redatoras, publicou alternadamente, cola-
boragao assinada por M^rio Didier (Coimbra Lobo), Julia Dias 
Martins, Flavia Xexeo, Augusto Pessoa, Epit^cio M. Pessoa, 
Nicios Clavis, Leonardo Selva, Radinol (anagrama de Arlindo 
Moreira Dias), Braulio Fraga, Arnaldo Lopes, Edmundo de Oli
veira, Oliveira e Silva, etc . , sendo mais comum ao sexo feml-
nlno o aparecimento atrav6s de pseudonimos floridos, tals co
mo: Verbena, Violeta Silvestre, Crisantemo, Saudade, Lirio; Gi-
rasol, Lilds, Orquidea, Bigonia, Petiinia, Aglaia, Parasita; Ac6.-
cia, Madressilva, Secia, Heliotrope, Angelica, Junquilho, etc . 

r 
Promoveu concurso para apurar quem era "o rapaz mals 

simp^tico do Arraial" (vitorioso: Luiz de Barros Cavalcanti) e, 
saindo dos seus cuidadoa liter^rios, dedicou a primeira p^gina 
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da edi?ao de dezembro de 1911 ao General Dantas Barreto, elei-
to Governador do Estado, com o respectivo cliche, legenda em 
versos e art lgo laudatdrlo-

Terminou O Myosote sua existencla, que decorreu mensal 
e normalmente , sem lacunas, com o n" 15, de Janeiro de 1912 
(Arq. Pub. Est.) . 

BOLETIM POLICIAL — Publicagao t r imestra l — Editado 
pela Repartigao Central de Policia, clrculou o n^ 1 em novem-
bro de 1910, obedecendo ao formato de 30x21, com vinte p^gi-
nas de texto, em papel superior, mals a capa, em cartoUna de 
cor, i lustrada com o escudo do Estado. Trabalho gr^flco da ofl-
clna do Diario de Pernambuco. Distrlbulgao gra tu i ta . 

Apareceu, consoante a nota de aber tura , "no Intuito de 
pres tar um serviQO h sociedade, dando-lhe conheclmento de 
tudo que ocorrer no depar tamento da seguranga publlca do Es
tado" e "de or lentar e Instrulr os funclondrlos poUclals". 

O no 2 publlcou-se em margo de 1911, seguindo a n u m e r a -
Qao da p^gina anterior, at6 a 36*. 

Do sum^rlo constavam: Atos do Chefe de PolIcla; Noticia-
rio; Estatlstica Criminal; cliches da Casa da Detengao (no pr i -
meiro numero) e do Necrot6rlo Publico; artigos doutrlnarlos 
sobre "Medicina Legal", dos medicos Ascanio Peixoto e Frederl-
co Ciirio, e sobre "Identificagao Pessoal", do professor Jos6 Ro-
drigues dos Anjos, diretor do Gabinete de Identificagao e de 
Estatlstica e do Boletim Policial. 

Nao prosseguiu (Bib. Pub. Est.) . 

A FAMILIA — 6rgao Liter^rio, Noticioso e Evolucionista — 
"Especialmente feito para recreio e estimulo da familia", em. 
cujo meio penetrar ia "como um amigo afetuoso e conselhelro 
prudente" , divulgou o primeiro numero no dia 1 de dezembro 
de 1910. Destinava--se h propaganda da "Vitalicia Pe rnambu-
cana", para distribuigao gratui ta , com t i ragem declarada de 
20.000 exemplares. 

Confeccionado na Imprensa Industrial , d. rua Visconde de 
I tapar ica (hoje do Apolo) n s . 49/51, apresentou vlstoso forma
to de 50x35, de quatro colunas largas, com quatro p^g inas . 
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A16m da l i te ra tura de propaganda e raros anuncios alheios, in -
serlu artigos de Cornelio Gouveia e Pitagoras e, para nao fal-
tar algo de l i teratura , um soneto de Rodovalho Neves. 

Voltou a circular em dezembro de 1911, com 12 paginas, em 
formato menor e Impresso em papel de primeira qualidade 
(Bib. P<ib. Est.). 

Sem mais comprovantes, a publicaQao atingiu, no en tan to , 
1912, pois o di^rio A Republica, em sua ediQao de 29 de Janeiro, 
registrou o aparecimento do novo niimero d'A Familia, da Vita-
llcia Pe rnambucana . 

O PALPITE — Jornal util e agraddvel, dedicado aos aman-
tes do bicho — "1° niimero da 3^ semana de dezembro de 1910", 
apareceu em formato de 36x24, com quatro paginas de tr^s boas 
colunas, sendo impresso na tipografia do Jornal do Recife. Pre -
go do exemplar — 100 r6is. 

"Sem programa ju ramentado" , segundo a nota de apre -
sentagao, dest inava-se a "favorecer ao publico, oferecendo 
meios para levar ao lar substancias aos seus e liquidar os ban -
queiros, verdadeiros sanguessugas, usurpadores dos nossos m a -
gros nlqueis, ganhos com tantos sacrificios para cairem em suas 
gavetas" . 

Menos a quar ta p^gina, so de reclamos comerciais, toda a 
mater ia do jornal se relacionou com o jogo "do bicho", em. no-
tas ligeiras, tais como: "Palpi tando", "Ganha r pela Certa", 
"Prfemio d'O Falpite", "Bichinhos emperrados", "Sonhos de 
ouro", "CAlculos da Lola", e t c . , en t remeadas de vinhetas de 
an imals . 

Nao obstante ser "publicagao bissemanal", tudo indica ter 
ficado no primeiro numero (Arq. PJib. Est .) . 

1911 

RECIFE ILLUSTRADO — Edigfio d'A Revista, para distr i -
buigao aos respectivos ass inantes . Apareceu no dia 4 de Janei
ro de 1911, apresentando como redatores J. Pipiu, Orrs e J. Ko
dak. Formato de 48x32, em cinco colunas, com quatro paginas, 
foi impresso em papel couch6, a primeira p^gina em duas cores, 
tendo no centro o cliche do Governador Herculano Bandei ra . 
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No ed i to r ia l de a p r e s e n t a g a o , l i a - se que o a p a r e c i m e n t o do 
j o r n a l n a o e r a " m a i s do que u m a t e n t a t i v a , u m a m a n i a de t e r 
u m orgao de publ ic idade , coisas que nes t e Recife se t e m feito 
m u i t i s s l m a s vezes, sem que a t e a p r e s e n t e d a t a t e n h a m e x p r e s -
sado a ve rdade os p r o g r a m a s iniciais de u m per iodico qua lque r " . 
E a c r e s c e n t a v a : "A redagao do Recife I l l u s t r a d o 6 a m e s m a , in 
t o t u m , d'A Revis ta , s e m a n ^ r i o pub l i cado u l t i m a m e n t e , que , d i -
gamos a ve rdade , m e s m o sem o m e n o r r e q u i n t e de mod6s t i a — 
e a m a i s chic , a ma i s bela rev i s ta que a t e e n t a o a p a r e c e u em 
P c r n a m b u c o " . (Sucedeu que A Revis ta fora s u s p e n s a "depois 
de r e g u l a r p r e j u i z o " ) . 

A bem fei ta publ icacao inser iu p roducoes o r ig ina l s de 
Naasson de F igue i redo , Astrogi ldo de Ca rva lho , M^r io Ga lvao , 
M o n t e Sobr inho , e t c . M a t e r i a va r i ada , inclusive segao c h a r a • 
d is t ica e o inicio do fo lhe t im "O Cravo Verme lho" , de D o m i n -
gos Ribe i ro . 

Nao h& no t ic ia d a c o n t i n u a g a o (Bib. Piib. Est . e Arq. Piib. 
Es t . ) . 

O CARNAVAL — Edi^ao do Correio do Recife — Clrculou 
n o d la 26 de fevereiro de 1911, f o r m a t o g r a n d e , a se te co lunas 
de composiQao, com q u a t r o p&glnas. R e d a t o r -chef e — Doni in6 
(p seudon imo de Alfredo do C a r m o ) . Cons t i t u iu u m a " h o m e -
n a g e m aos v^rlos grupos ca rnava lescos" , "ve rdade i ro s donos d a 
c i d a d e " d u r a n t e t r6s d i a s . 

G r a n d e espa?o — desde a p r i m e i r a a t 6 o meio da t e r ce i r a 
p ^ g i n a — foi ded icado ao noticiS.rio minucioso , dos festejos c a r 
nava lescos , m a s inexpress ivo, em m a t e r i a b a t i d a , d iv id ida por 
t i tu los n a ca ixa a l t a do t ipo u t i l i zado: corpo 12. Aqui e acola 
a p a r e c i a u m a ou o u t r a p e q u e n a i lus t ragao de u m a co luna , jfi, 
u t i l i zada e m j o r n a i s a n t e r i o r e s . Abriu concurso p a r a a p u r a r 
qua l o clube que a p r e s e n t a s s e m e l h o r p o r t a - b a n d e i r a . E a pA-
g ina e me ia f inals e n c h e r a m - s e de r ec l amos comerc i a i s . (Bib. 
Piib. Es t . ) . 

NOVA FOLHA — 6 r g a o f u n d a d o por u m g rupo de mo^os 
es tudiosos — Apareceu no dia 10 de m a r g o de 1911, f o r m a t o de 
38x25, com q u a t r o p^g ina s de t r e s co lunas e bom a spec to g r ^ -
fico, t e n d o sa ido d a oficina d a A g e n d a J o r n a l i s t i c a P e r n a m b u -
cr.na, de J . Agos t inho B e z e r r a . 
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Visava, consoante breve apresentagao, ao "desenvolvimen-
to do gosto pelas le t ras" . Ao fim, trazia a divisa: "Ordem e 
Progresso". _-^^ 

>' A edigao constituiu-se de mater ia variada, entre notici^,-
rio, humorismo e l i teratura, esta a cargo dos colaboradores H. 
Lira, J . C. V-, M. Fernandes, J . Galvao, R. G. Correia, H. 
Legey e outros . 

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

O HELVETICA — Jornal Humoristico — Surgiu a 15 de 
margo de 1911 em formato de 28x21, com oito p^ginas, sob a 
dlteqSLO de FlAvio Smar t (pseud6nimo de Frankl in Seve), que 
abriu a primeira p^gina com o soneto "Augusta Soares", enci-
mado pelo cliche da ar t is ta endeusada. Impresso em t in ta de 
cor, sobre papel assetinado, na tipografia do Correio do Recife, 
a rua do Imperador no 21, onde tambem funcionava a redagao, 
assinava-se a 7$500 por ano e 4$000 por semestre, custando $200 
o numero avulso do dia e $500 o a t rasado. Solicitadas: a $200 
por l inha . 

Lia-se na segunda das duas notas de apresentagao: "Ele 
(o jornal) nao tern politica, ou melhor, a sua politica 6 a po-
lltica, do Amor, pois, como sabeis, onde nao h^ o culto k mulher 
nao pode haver Arte nem Li tera tura" . Suas colunas estavam 
aber tas aos que, "com talento e espirito, souberem aproveitar 
OS fatos que se desenrolam, diar iamente, dentro e fora dos bas-
tidores do tea t r inho de Munier" (1) . 

O segundo numero circulou no dia 22, com apenas quatro 
p^ginas. 

Teve O Helvetica a colaboracao de M&rio Neves, Targlno 
Jorge, Padre Casemiro e Um Timido, autores de sonetos; Victor, 
com a "Se^ao Smart" , de mundanidades ; K. Neca e Jacob; al6m 
de notas soltas, eplgramas e anedotas, sob o imp6rio da boa 
verve, e mais concursos, inclusive da "senhorita mais bonita 
que vai ao Helvetica". Anuncios ent remeavam a mate r i a . 

Manuseados apenas, os dois numeros referidos, nao haven-
do indicios da continuagao (Bib. Pub. Est.). 

(1) Munier & Cia. era a firma proprieteria do Teatro Helvetica. 
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A TRIBUNA POPULAR — Orgao de Defesa dos Interesses 
Populares — Entrou em circulagao no dla 22 de mar?o de 1911, 
formato de 30x20, com quatro pAginas de duas colunas largas, 
Impresso na Tlpografla Moderna, ^ rua Duque de Caxlas n° 
38. Dlrecao e propriedade de Samuel Vleira, e redacao na rua 
Frei Caneca n^ 11. Lla-se sob o tltulo: "Como hei de repousar 
enquanto houver homens que sofrem?" e "A humanldade 6 o 
supremo Ideal". No expedlente: "Nao aceitamos colaboragao 
de assuntos polltlcos, religlosos e Uterdrios. — Circular^ todas 
as vezes que as necessldades populares exigirem". 

Em lugar do artigo de apresentagao, o redator focallzou a 
questao dos mocambos do Recife; segulu-se o artigo "Pelo po-
vo", vindo depols apenas transcrl?5es. 

Foi um jornalzlnho Inexpressivo, que, segundo tudo indica, 
nSo passou do prlmeiro numero (Bib. Plib. Est.). 

JORNAL DA SEMANA — 6rgao Ugado ao Partldo Republi-
cano, tendo como redatores e proprletarios Afonso e Epami-
nondas de Gusmao, comegou a publlcar-se a 25 de margo de 
1911, obedecendo ao formato de 44x31, de quatro colunas de 
composlQao, com quatro p^glnas. Locallzada a redagao no bair-
ro do Espinhelro, a rua Coronel Apol6nlo n^ 7, assinava-se a 
12$000 anuals, constando, alnda, do Expedlente: "Os nossos 
assinantes terao dlreito a fazer, gratui tamente, qualquer pu-
blicagao nas colunas pagas deste jornal, menos anianclos, nas 
quais, alnda asslm, gozarao o abate de 30%". 

Consoante o artigo "O nosso apareclmento", a folha vol-
taria as vistas, particularmente, para o arrabalde onde t inha 
sede, "um dos mals atraentes do Recife"- Fez, em segulda, a 
apologia do lider Rosa e Sllva e dos dirigentes governamentals 
do Estado e do Municlplo, fi6is ao Partldo Republlcano. Mas 
nao viveria s6 de polltica, admitlndo, em suas colunas, a llte-
ra tura , "a critica, a clfencia e a filosofia", al6m de noticl&rlo. 

Seguindo a risca o programa que se t ragara, o Jornal da Se-
mana clrculou regularmente, aos s^bados, com duas paglnas 
completas de anunclos e duas de mat6rla redaclonal, Inclulndo 
as segoes de comentArios "Ensalos", por Bruno; "Impress5es", 
de Orima (M&rio de Vasconcelos Galvao); a cr6nica llterarla 
"Fragmentos", por Alonso; mals a colabora?ao esparsa, em 
prosa e verso, de Joao Aureliano Correla de Araujo, Carmen de 
Carvalho, Marcos Vinitius, Alcindo Mala, Mfirlo Galvao, Lulz 
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Gomes de Melo, Jos6 Miranda, Br&ulio Fraga e, al6m de ou-
tros, Alcibiades Gongalves, que, com dois sonetos, foi classifi-
cado em primeiro lugar no "Concurso Literdrio" instituido para 
desenvolver o tema "A saudade" e do qual tamb6m participou 
Anisio Galvao, cujo trabalho, em prosa, mereceu ser publicado, 
mas nao classificado, porque nao preencheu "as condigoes es-
tabelecidas"-

A aproximagao das eleiQoes governamentais, o peri6dico 
emipenhou-se em recomendar o candidato Rosa e Silva. E, sen-
do 6rgao politico, limitou sua existencia at6 o n^ 33, de 4 de no-
vembro, v6spera do agitado pleito que conturbou a vida reci-
fense (Arq. Pub. Est. e Bib. Pub. Est.). 

A THESOURA — 6rgao do C. Carnavalesco Filhos da Candi-
nha — Apareceu a 16 de abril de 1911, formato de 38x25, com. 
quatro p&ginas de tr6s colunas, ao ensejo da Mi-Car6me ou Se-
gundo Carnaval. Trabalho material da Tipografla Moderna. 

"O nosso fim — lia-se no artigo de abertura — 6 pugnar 
para que o Carnaval enverede caminhos compativeis com o la-
tente progresso social; demolir inconfessaveis preconceitos e ir 
cortando do organismo social tudo o que o defeltua e contras-
ta" . 

Afora 0 notici^rio especifico do Clube, a edlgao inserlu in-
teressante mat6ria humorlstico-carnavalesca, com a colabora-
Qao de Arbu6s, Cantilcava, Ignacionho e outros. 

Sem comprovante do n^ 2, viu-se publicado o n^ 3, ano III, 
no Carnaval de 1915, dia 15 de fevereiro, cuja primeira pAgina 
exibiu uma alegoria a cores (trabalho da litografia de J. Agos-
tinho Bezerra), nela envolvido retrato do prefeito da capital, 
Capitao Eudoro Correia. Nas tres outras p^ginas, descrigao do 
pr6stito do Clube, notas chistosas, epigramas e aniincios (Bib. 
Pub. Est.). 

Alnda foi publicada A Thesoura no Carnaval de 1916, a 5 
de margo, conforme noticia do Diario de Pernambuco. 

O MILITAR — 6rgao defensor da Guarda Nacional — Pu-
blicagao mensal, iniciou-se a 20 de abril de 1911, formato de 
33x24, com quatro pAginas de tres colunas. Proprletarios: ma
jor Ermlrio Jos6 Francisco de Sousa, capitao Augusto B. de Fa
rias Ramos, primeiros tenentes Manuel Floriano Pimentel e 
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Antonio Valentim da Silva, e segundos tenentes Francisco de 
Sousa Pinto, Joao Correia de Almeida e Emillo Baltar, s6 figu-
rando, os dois ultimos, na edigao de estr6ia. Impresso na Ti-
pografia da rua de Sao Francisco, 2-D, t inha redagao ^ rua da 
Imperatriz n^ 38, 1° andar . Assinaturas: ano — 21000; semes-
tre — IfOOO. Niimero avulso — 

Em artigo de apresentagao, dizia ter o aparecimento do 
jornal o objetivo de "incentivar a Guarda Nacional de Pernam-
buco, para fortalecer-se e pugnar pelos seus direitos", acen-
tuando: 

"Instituida em 1831 e reformada em 1850, tendo como fim 
principal o auxllio ks forgas de linha para defesa da integridade 
nacional e das instituigoes do pais, qualquer que seja a sua for
ma de governo, ela teve pdginas de luz na historia brasileira, 
especialmente na guerra do Paraguay. Na Repiiblica mesmo 
prestou nao pequenos servigos ao governo do marechal Floriano 
durante a revolta de 6 de Setembro. Infelizmente, em vez de 
constituir um grande ex6rcito auxiliar, como o deseja o mare
chal Hermes da Fonseca, ela nSo tem sido outra coisa que um 
instrumento de condecoragoes politicas, desvirtuada, portanto, 
de seus fins. Apenas na Capital Federal, em Nlterol e na cl-
dade de Sao Paulo h^ brigadas constituidas, representando uma 
realidade". 

"Dal a necessidade da propaganda de seus objetivos, ao que 
se propQe o novo jornal"-

No segundo numero, publlcava-se o segulnte: "Vai a quern 
tocar — Pedimos aos nossos colegas da Guarda Nacional que 
costumam, sem poder, se fardarem todos os dlas, o obs^quio 
de guardarem os seus fardamentos para as ocaslOes necessi-
rias, a fim de melhor papel representarem na socledade. Um sol -
dado sujo 6 a vergonha do seu comandante" . 

A mat6rla geral do perl6dico era especlallzada, clnglndo-
se ao programa enunclado. Constava de coment&rlos e notl-
cias, artigos de Samuel Ramos, C. P . , major dr . L6bo Vlana e 
outros oficlais, algumas transcrig5es e, para varlar, versos ro-
manticos de J . Figueiredo. 

O Militar circulou regularmente, no dia 20 de cada m6s, 
exceto o n^ 7, que foi ultimo e saiu datado de 30 de novembro 
(Bib. Pfib. Est.). 
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HELIOS — Revista Literaria e Feminista — Surgiu no dia 
30 de abril de 1911, formato de 38x26, a tres colunas, com qua-
tro p^ginas, sendo impressa na Tipografia Moderna, k rua Du-
que de Caxlas n^ 38, destinada a circular mensalmente- Reda-
toras: Almerinda Ribeiro, Carmelita de B. Silva e Josef a P . 
de Melo. 

Apresentou-se "com o principal dever de ba ta lhar com in-
translg^ncia em defesa dos direitos da mulher, mantendo con-
t lnua propaganda em prol do seu desenvolvimento e do Ingres-
so nas multiplas atividades politicas e socials". 

Constou sua mat6ria de crfinicas leves, poesias e artigos 
relvlndicatorios dos postulados femininos, nao ocorrendo mals 
do que duas outras edlQoes. Na segunda (tipografia k rua de 
S. Francisco (hoje Siquelra Campos) n*' 2~D, viam-se no ca-
begalho o nome de Tiago Vila Nova, feito diretor, e novo corpo 
redacional, assim constituido: Maria e Blandina A. de Vascon-
celos, Guilhermina de Andrade e Elvira Bit tencourt . 

No n" 3 (e ultimo) publicado em junho, as irmas Vascon-
celos eram substituidas por Carmelita Brasll-

Helios teve tamb6m a colabora?ao de Artur Leal de Bar-
ros, Euclides Guerra, Gil Lima, ou seja, Joaquim Lima; Pto 
Barreto, Trevo do Vale (pseudfinimo de Getulio de Albuquerque 
C6sar), e tc . (Bib. P<ib. Est.). 

O VENANCIO — Livro de Sortes e Pilh^rias — Foi organi-
zado por Juca Palheta, "pseudonimo de conhecido periodista 
satlrico"; apresentava "divertidos assuntos" e, al6m de um jo-
go de disparates, oferecia, mediante sorteio, um pr6mio de 
lOfOOO (Jornal Pequeno, 5/6/1911). 

O VERDADEIRO VENANCIO — Livro de sortes de Fortu-
nato Ventura, "o autor preferido do ano" cont inha: "Sortes, em 
doze assuntos, delicados e espirltuosos; bri lhante colegao de 
cangonetas e modinhas, contos, poesias e anedotas; a hi lar ian-
te com6dia "Jupe-culotte", ornada de muslcas; e um c^lculo 
curioso, oferecendo um prfemio de 200$000". Concluiu o a n u n -
clo a respelto: "O Verdadeiro Venancio, para evitar confusoes, 
tern uma grande cruz vermelha nas costas" (Jornal Pequeno, 
14/6/1911). 
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O SAIA CALCAO — Modern© livro de Sortes para as noites 
festivas de junho — Apareceu em 1911, fo rmato de 17x11, com 
80 p i g i n a s e capa i lus t rada , t cndo come mot ivo o t i t u l o . "Ca -
p r i chosamen te confeccionado p a r a todos os pa lada res , por Braz 
Turbante Sans Culotte. Sortes , contos, poesias, a n e d o t a s ; m o d i -
n h a s , br incos de salao, oragoes e mAgicas. Colaboragao dos m e 
lhores h u m o r i s t a s . O maior sucesso da a t u a l i d a d e " . Confecg§,o 
da oficina gr^fica de J . Agost inho Bezer ra . 

Apresen tado em versos de sete s i labas, seguiu-se boa s6rie 
de Sortes , vindo apos a " P a r t e Li ter^r ia" , com a colaboragao 
de Osvaldo Anibal de Almeida, J. Dias, A. Men ou Mendes M a r 
t ins , e Juca Bilontra; t ranscr igoes , n o t a s humor i s t i c a s e ani in-
cios (Bib. Pub. Es t . ) . 

O REVOLTOSO — Piramldal livro de Sortes, para as noi
tes de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro — Edigao d'O Pa-
pagaio, saiu a lume em j u n h o de 1911, com 132 p l g i n a s , inc lu 
sive a capa, que os ten tou desenho de navio e m a r i n h e i r o a r -
m a d o . Dizia-se "o livro predi le to dos saloes, des t inado hs m o -
gas que t em amores e hs que dese jam t e r " . P r o g r a m a : "Sor tes , 
l i t e ra tu ra , mod inha , cancone tas e a n e d o t a s . Colaboragao dos 
melhores humor i s t a s da t e r r a . Espiri to sem ofensa" Impresso 
n a t ipograf ia de Jul io Agost inho Bezer ra . 

Em seguida ao soneto "Apresen tando" , o magaz ine inser iu 
boa q u a n t i d a d e de Sortes, e m e n d a n d o com a segao de L i t e r a t u 
ra, que se cons t i tu iu de vArias t ranscr icoes e de colaboragao de 
Mendes Mar t ins , Sebast iao P in to Ribeiro, Carlos Dias F e r n a n -
des, Lauro Vieira de Mendonga, Costa Rego Jun io r , Ade lmar 
Tavares , Naasson de Figueiredo, Anibal de Almeida e Edno. Boa 
q u a n t i d a d e de a.nuncios (Bib. Piib. Est.). 

O JOAO CANDIDO — Livro de Sortes para as festas de 
Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro — Saiu em j u n h o de 1911, 
fo rmato de 17x11, com 80 pAginas e capa i lus t rada com fo togra-
vura de m a r i n h e i r o . "Poesias, Cangonetas , Contos, Modlnhas , 
Fad lnhos , Anedotas , Advinhagoes, e t c . , da lavra dos h u m o r i s 
t a s Mateus Barafunda e Gil Topsy". Impressao da Tipograf ia 
do Jornal do Recife. 

Relembrava o l ivr inho, consoante a ap resen tagao "Aos c a -
ros lel tores", a d a t a de u m a rebeliao e o nome de u m m a r i n h e i 
ro que f icara indelevelmente gravado n a m e m 6 r l a do povo b r a -
s l le i ro" . 
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As sortes, seguiu-se ligeira parte liter&ria, com a colabora -
qko de Marcelo (M^rio Sette), Correia de Melo, Silvano, M^rlo 
Galv&o e J . Times Perelra, sendo as 30 ultimas pAginas ocupa-
das com "A filha da Capital Federal", condensagao, ImitaQao 
ou arranjo, em um ato, da burleta "A Capital Federal", de Ax-
txir Azevedo, p>or Ollmpio Galvao (Bib. P«ib. Est.). 

A MULHER DOS CALQOES — Livro de Sortes para Santo 
Antonio, S. Joao e S. Pedro — Circulou em junho de 1911, for-
mato de 17x11, com 100 pAginas, inclusive a capa; ilustrada 
conforme os dizeres do titulo. Continha "variada e completa 
colegao de sortes sobre temas relatives ^s 6pocas e sucessos 
mais not^veis da vida", etc. Diregao de Lulu Pucuman, edlgao 
da Livraria Econdmica e traballio griiflco da Imprensa Indus
trial . 

Propunha-se, conforme o "Pego a palavra", a "entrar nos 
salOes dos aristocratas e nos modestos lares dos pequenos, des-
vendando-lhes o future". 

Fol assim dividida a materia: 1^ parte — Sortes novas e 
honestas — para as pessoas discretas"; 2^ — OrAculos das Flo-
res"; 3* — "Gulodices literArlas", delas participando, entre 
transcrigoes e notas humorlsticas, Aleixo Muri^osa, Ramos da 
Costa e Gongalves Rocha (Bib. P6b. Est.). 

O TREVO — Jornal de ocasiao — Manuscrito, com sede em 
Afogados, o primeiro numero saiu a lume em junho de 1911, 
para circular mensalmente. Ocupava-se, apenas, de Inclpiente 
literatura, tendo como redator Trevo do Vale, pseudOnimo de 
Getulio de Albuquerque C6sar, que fazia tamb6m o trabalho 
naaterial. 

De formato pequeno, em duas colunas, era escrito com le-
tra caprlchosa, trazendo desenhos e, abaixo do titulo, o seguin-
te conceito blbllco: ". . .do que est& chelo o coragao, disso 6 que 
fala a boca". No artigo de apresentagao lia-se que o interessan-
te Jornalzinho nascera tendo "por sol uma vela, por ceu um 
teto de telha, por brisa a respiragao de Guttenberg". 

Como soe acontecer com os jornais manuscritos, O Trevo 
t inha a tiragem de um s6 exemplar, que passava de leitor a lei-
tor- Comegou a publicar-se com quatro pAginas, que foram au-
mentando at6 doze. A16m do editor, nele colaboravam, em pro-
sa e verso, Jos6 Bahla, Jos6 Vilas Boas, Fl^vio Cavalcanti, An-
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t6nio Magno, Ernesto Melo, Luis Gomes de Melo, Antenor Pinto 
Silveira, Sinesio Guimaraes, Valfrido Pereira, Maria Emilia 
Pinto da Silveira ou Dulce Doiorers que era seu pseudonimo, e 
Aur6a G. Pinto, a maioria utilizando pseudonimos. 

Circulou regularmente, at6 dezembro de 1912 (Cole?. G. 
C6sar). 

SEU Zfi — Livro de Sortes magrnifico e o mais prodigioso 
tonificante para mocinhas nervosas e rapazes neurastenicos — 
Humorismo e Literatura de primeira qualidade — Publicou^se 
em junho de 1911, formato de 17x11, com 80 paginas de papel 
comum e capa cartolinada, nela desenhado, apenas , o titulo, 
cm letras brancas sobi-e fundo azul mar inho . Impresso na ofi-
cina gr^fica do Jornal do Recife. 

"Seu Ze na moda se apura, 
com rigorisnio se ostenta, 
OS saloes nobres procura 

e se a p r e s e n t a . . . " 

Assim comeQou a versalhada de abertura, para sal ientar 
mais adiante : 

"Nasceu para rir dos fatos 
numa noitada de t r u z . . . 
Foram rapazes gaiatos 
OS que Ihe deram a l u z . . . " 

E concluiu o poeta: 

'Vamos, Patricias gentis, 
e vos, calQoes escovados, 
saber o que a sorte diz 
por interm6dio dos dados. . ." 

A edigao divulgou numerosa s6rie de Sortes para as noites 
jun lnas ; algumas paginas de "Variedades" e a cangoneta "Seu 
Z6", de Venceslau Semifusa (pseud6nimo de Eust6rgio Vander--
le i ) . No fim, pequena quantidade de reclames comerclals (Bib. 
P<ib. Est.). 

O ELEPHANTE BRANCO — Estupendo Livro de Sortes no
vas e espirituosas, confeccionadas a capricho pelos doutores Pe
dro Alegrre e Z6 Pilh^ria (da Academia de Letreiros) — Edigao 
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da Agenda Jornalistica Pernambucana, circulou em junho de 
1911, formato de 24x12, com 100 paginas, inclusive a capa car-
tolinada, i lustrada de acordo com o titulo e impressa a cores. 
Constava do expediente: "Livro dedicado a.s famllias. Para as 
gostosas noites de S. Antonio, S. Joao e S. Pedro. Graga sem 
ofensa. Espirito sem escandalo"-

"Antes da p ro jegao . . . " lia-se: 

"O nosso Elephante Branco 
Vai comegar a dar sorte; 
Ei-lo j& de riso franco 
Mostrando o fidalgo porte". 

Na p^gina seguinte, dirigindo-se a "Gentil leitora galan-
te", garant ia -Ihe o editorial, em prosa rimada, que o "belo" 
animal nao Ihe faria mal, pois sabia jogar a chacota como pou-
ca gente . Era um Elephante educado, que fazia "chiste com 
arte, trogando, pintando o sete". E concluiu: "Por isto, leitora 
amada, consulta o nosso livrinho, revendo de uma assentada, 
com todo amor e carinho, as sortes que ele esclarece como fo-
cos, projegoes. Anda, val, toma interesse; deixa ficar dez tos-
t o e s . . . " 

A chamada "Primeira projegao" constituiu-se de doze se
ries de Sortes para as reunioes familiares de S. Antonio, S. 
Joao e S. Pedro. A segunda (fitas para todos os paladares) 
constou de "Literatura escolhida! Muita verve! Versos, prosa, 
e t c . " . Inseriu sonetos originals de Agripino da Silva e Arman
do Oliveira, que assinou outros versos utilizando o pseuddnimo 
Raul Pimpolho. No mais, transcrigoes escolhidas, quadras sol-
tas, pensamentos, anedotas, curiosidades e . . . aniinclos. 

A ultima p^gina da capa trazia, em duas cores, o desenho 
de um cheque de 1001000; "amostra do premio d'O Elephante 
Branco", a ser "abocanhado" pelo leitor que acertasse na Lote-
ria Federal de 7 de julho (Bib. Piib. Est.). 

O MICROCOSMO — Orgao do Centro Literdrio Maciel 
Monteiro — Publicagao mensal, surgiu no mes de julho de 1911; 
formato de 30x20, com quatro paginas de tres colunas e im-
presso em bom papel, na tipografia de J . Agostinho Bezerra, 
h rua do Imperador. Redator-chefe — P6rsio Moreira; secre-
tarios — Zoroastro de Araiijo e Baltazar da Camara; redagao 
k rua Augusta n° 180. 
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Constava do editorial de apresentagao: " - . . 6 simples e ex-
clusivamente o repercutor de nossos trabalhos intelectuais — 
sem pretensoes a um jornal de longa esfera, limitando-se a ser 
6rgao de nossa agremiacao". 

De curta vida, cogitando, apenas, de l i teratura, teve a co-
laboragao de Durval C6sar, Amador Cisneiros, Gercino e Irlneu 
Malagueta de Pontes, Ernesto Alvares, J . Fernandes, N6ri de 
Sousa Filho, etc . 

No terceiro ni'imero P . Malheiro substituia o terceiro dos 
redatores e inscrevia-se como gerente Amador Cisneiros. Mas 
esse terceiro numero, datado de 3 de setembro, foi o ultimo pu -
blicado (Bib. Piib. Est. e Bib. N a c ) . 

A PLATfiA — Jornal da ]6poca — Humorismo, Critica e Li
tera tura — Entrou em circulacao a 12 de julho de 1911, forma-
to de 30x22, com oito pdginas, dispostas, no texto, em tr6s co~ 
lunas de composicao. Redagao k Avenida Central n° 1720 e ofl-
clna gr^fica a rua Barao da Vitoria (hoje, rua Nova) n s . 62, 
64 e 66. Redatores: chefe — Joao Jose; artistico — Max; secre-
t^rio — Nero; gerente — Lingua de Praia (pseudonlmo de Jos6 
Luiz de Melo)- Lia-se no expediente: "A Plat^a nao se vende. 
troca-se por um tostao". 

A primeira p^gina de cada edicao, servindo de capa, era 
constituida de um desenho total, tipo charge, em litogravura, 
quase sempre com a assinatura de Max. O do numero de estr6Ia 
representava um corpo — A Platea — com numerosas cabalas, 
saudando o publico e pedindo licenca a "digna imprensa de 
Parnambuco". 

"Falando ao pub l i co . . . " foi o titulo do artigo programa, 
em que se lia: "A Platea surge para reproduzir os acos da opl-
niao publica, em materia de critica de a r te ; em apresentaQOes 
de tipos que a popularidade ou o talanto consagrou a pOs em 
destaqua; em falar de tudo, sam frasas duvidosas, sem pensa-
mentos de natureza a ofenderem h moral" . E mals: "Entrari l 
A Platea nos teatros, nos cinemas, nas reunioes de sociedadas 
recraativas, sem gestos de m^ educagao, sem danotar costumes 
qua todo o bom crlt6rio repele". 

Circulando samanalmente, hs quartas-felras, o peri6dlco 
divulgou variada mat6rla, de acordo com o programa qua se 
impusara, a saliantar os "Tragos & Trogas", por J. J.; "Notas 
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elegantes"; "Mordendo e soprando", por Nero; "Na troga", so-
netos de Joao Jose; "Cr6nica", de J Pepe; "No bar do Helv6~ 
t ica ' , por S. M.; "Teatrices", etc. Os amincios pouco excediam 
de uma pAgina. Eram mediocres as ilustraQoes, tanto as da 
capa quanto as do texto, com diferentes assinaturas, salvan-
do~se as raras fotogravuras. 

Saindo de sua especializaQao, A Plat^a ocupou a primelra 
pAgina do n^ 5 com um desenho (assinado por R. Medeiros), 
cuja legenda rezava: "Na majestade de sua grandeza, o Barao 
do Rio Branco jamais sera atingldo pelos insultos, calunias, tor-
pezas e mentiras que Ihe sacode de Paris o sr. de Pisa e Almei
da. Como veem,(no cliche), o grande brasileiro esta muito acl-
ma da t6rre Eiffel, que 6 o mais alto monumento do mundo". 

Do mesmo desenhista (o melhor do seman^rio) foi a ex--
pressiva ilustragao, em p^gina dupla, ao centro, no sentido ver
tical, Inserta na edigao seguinte, em homenagem k prima-dona 
Dolores Rentini (cuja fotogravura figurou ao centro), faleci-
da no Recife durante a temporada da Companhia Juca de Car-
valho, no Teatro Santa Isabel. Serviram de legenda trfes qua
dras, em versos alexandrines, de Manuel Duarte. 

Mas estava no fim a vida d'A Platea, que encerrou sua a-
tua^ao com o n^ 7, de 2 de setembro, quando Max passara a di-
retor, acrescentando-se ao prlmitivo corpo redacional os nomes 
de Gito, feito chefe da reportagem, e Rheno, caricaturista (o 
pior de todos, como provam as charges das ultimas edigOes) 
(Bib. Plib. e Arq. Pub. Est.). 

O ALTANEIRO — Periodico Literdrio e Noticioso — Surgiu 
no dia 15 de agosto de 1911, formato de 26x19, a trfes colunas de 
composigao, com quatro p^glnas, sob a diregao de Bento Ma-
ciel, tendo como redator-chefe Olivelra e Sllva. Redagao e ofl-
cina: rua Duque de Caxias n^ 12. Tabela de assinaturas: ano 
— 1$000; semestre — $500; trlmestre — $300; numero avulso 
— $100. A edigao de estr6ia, sem mais comprovantes at6 o n" 
7, divulgou produQoes asslnadas pelos redatores e por Barbosa 
Lima Sobrinho, Renato Fonseca, Oscar Brandao, etc.; ligeiro 
notici^rio e charadas-

No ano seguinte, ao circular o n" 8, datado de 19 de margo, 
iniciou o perl6dico nova fase, declarando haver obtldo licenga 
do chefe de policia para circular "pelas ruas" (? ) . Ha via mui
to tempo — escreveu a redagao — que trabalh^vamos com ar-
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dor pa ra conseguir isto, a u m e n t a n d o -o de formato e b a t a l h a n -
do corajosamente pela sua manu tengao" . 

A16m do diretor e do redator-chefe , passa ram a cons tar do 
cabegalho, como redatores, os nomes de A. Prudencio de Sousa 
(secretar io) , Acioli Lins, Cruz Ribeiro, Eduardo Roque e J. Con-
rado, este tamb6m a tuando como geren te . Tabela de ass ina tu -
ras : cidade: ano — 2$000; semestre 1$000; t r lmest re — $500; 
inter ior : SfOOO, 2S000 e 1$000, respect ivamente . Redagao h r ua 
de Sao Francisco (a tual Siqueira Campos) n^ 2-D, o mesmo lo
cal da Tipografia Comercial, onde se impr imia . O formato au -
mentou alguns cent imetros, a la rgadas as colunas pa ra 14 ci-
ceros. Entre os novos colaboradores, inscreveram-se Joao Bar -
radas , Felix Juvenal , Samuel J . da Silva, J- P . Novais e Abelar-
do Maia . O "Album Charadis t ico" vinha sendo assinado por 
Zurc Oriebir ( a n a g r a m a ) , para t e rmina r sob a responsabll ldade 
de Leao de Nemea. 

No n° 14, de setembro de 1912, mant ido o redator-chefe e 
substituidos o diretor e o gerente, respect ivamente, por Acioli 
Lins e Cruz Ribeiro, os demais redatores chamavam-se Samuel 
da Silva, Jose Mendonga e Colatino Brandao . 

Ficou, entao, paral isado O Altaneiro, s6 reaparecendo — 
no 15 — em margo de 1913. Vira-se " forgado pelas asperczas 
desse deserto de coletivismo, sem o auxllio de quem quer que 
fosse, a suspender a sua publicagao por a lgum tempo" ; mas con-
t inuava "a in terrompida viagem em busca do ideal sonhado" . 

Tornando--se, apenas, "peri6dico l i terario", mudou a r eda -
gao para a rua do Imperador n^ 31 . Abolido o cargo de diretor, 
o corpo redacional consti tuiu-se dos nomes a seguir: Aristeu 
Acioli Lins, na chefia; Cruz Ribeiro, secret^rio; Ollveira Lima 
Filho, J . Carneiro da Cunha, Barbosa Guerra e Bento Maclel-

O 16° so pode sair no mes de maio, nao havendo indicio 
de ter cont inuado a publicacao, que tamb6m inseriu, nas illti-
mas edicoes, a colaboraoao de Brito Macedo, Augusto Montelro 
Tabosa, JoS,o Mendes, Diogo Ribas e Artur da Silva Cabral (Bib. 
Piib. Est.) ( 1 ) . 

O CHRYSANTHO — 6rgao dos alunos do Colegio Alemao 
— Saiu a lume no dia 17 de agosto de 1911, formato de 32x23, 

(1) Cole^ao bas tan te desfalcada. 
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com quat ro p^ginas de tres colunas. Trabalho grafico da Agen
d a Jornal ls t ica P e r n a m b u c a n a . Como novldade, a segunda p ^ -
gina exibiu, apenas , o ti tulo do jornal , num cliche colocado em 
diagonal, e a frase la t ina : "Sol lucet omnibus", com motivos 
de a r t e em discretas v inhe tas . 

"P6,tria, Progresso e Paz" consti tuiu a divisa d'O Chrysan-
tho, em torno da qual se encheu mais de uma coluna de consi-
deragoes em estilo metafisico, com a ass ina tura de Gil Bias. 
Seguiram-se saudagoes, em poucas l inhas, ao diretor do Col6-
glo, Paulo Wolf; art igo sobre Educagao, cronicas de Mario Can-
t inho, Valdemar e John; humorismo, pensamentos e notici&rio. 

O no 2 circulou a 12 de outubro, incluindo colaboragao de 
Richomer Barros, Tomaz Ribeiro ( t ranscrigao), Agripino da Sil-
va, Ja i r Cunha, Sirio do Vale e outros . 

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

ESCOLA — Homenagem da Escola Literdria Ribeiro da 
Silva — Circulou a 7 de setembro de 1911, formato de 23x15, 
com quatro p^ginas, a primeira das quais ocupada com o cli
che do "querido pa t rono" . Confecgao da tipografia da Agenda 
Jornalls t ica P e r n a m b u c a n a . 

Deu ensejo k publicagao da po l i an tda o t ranscurso do an i -
vers^rio natallcio do professor Ribeiro da Silva, enchendo-se 
o texto de saudagoes ligeiras, assinadas por socios da Escola 
LiterAria, ent re os quais Joaquim Lima, Raul e Hon6rio Mon-
teiro, Bal tazar da Camara, Joao Licio Barbosa, Petronilo Ama-
ral e Fernando Griz (Bib. Pub. Est. e Bib. N a c ) . 

O SYMBOLO — 6rgao do Gremio Hermes Pontes — Saiu 
a lume no dia 7 de setembro de 1911, formato de 38x25, com 
qua t ro p&ginas de tres colunas, confeccionado na Tip . Moder-
na, k rua Duque de Caxias no 38. Com redagao no Largo do Po-
voado no 28, em Beberibe, era dirigido por AntSnio Gi t i rana, 
tendo como redatores Olavo Lopes e Manuel Mindelo; agente 
— Jos6 HilArlo Fernandes ; procurador — Esdras Far ias . Assi-
n a t u r a s a 5$000, 3$000 e 2$000, respectivamente, por ano, se-
mestre e t r imes t re . 

Todo impresso em t in ta verde, a primeira metade da p&gi-
na de frente saudou a da ta da Independencia . Abaixo, no a r t i -
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go-programa, lia-se: "O Symbolo representa o cosmo dos nos-
sos Ideals, o aurlverde pendao das nossas ImaginaQOes". 

Nos poucos numeros divulgados, teve a colabora?ao de SU-
vino Lopes, Jovlno Barroso, AssunQao Pessoa, Llna Lopes, Eu-
lina Gitlrana, Arnaldo Lopes e Ovldlo Gulmaraes, al6m do pes-
soal da redagao. Mais: "Segao charadistlca", a cargo de N. T. 
ou Negro de Tino (pseudSnimo do diretor); "Segao Elegante" e 
"Portaria". A partlr do segundo numero, melhorou o aspecto 
material, abandonando a tlnta verde. 

Mantldo o diretor, cada edlgao apresentava uma modlflca-
gao no corpo redaclonal. No n" 4, declarava-se terem sldo ell-
mlnados Esdras Farias e Jos6 Fernandes. Foram liltimos re-
datores: Seixas Borges e Joaquim Paranhos. 

Publicado em datas irregulares, salu o n° 5, que fol o ulti
mo, no dla 22 de novembro (Bib. P6b. Est.). 

O TEMPO — Orgao Literdrio, Cientifico, Comercial e Re-
ligioso — O primeiro numero fol publicado no dla 20 de setem-
bro de 1911, formato de 36x24, com quatro p^glnas de tr6s co-
lunas, apresentando llsonjelro aspecto material . Equipe res-
ponsilvel: redator-chefe — Carlos Barbosa; secret^rlo — Nllo 
Alves da Silva; gerente — Martins Fllho; tesourelro — Alfredo 
de Ollveira; auxlllares — Ulisses de Melo, Bernardino Miranda 
e Manuel Qulrlno. Tabela de asslnaturas: ano — 2|000; semes-
tre — 1^000; trlmestre — |500. 

Dlzla o editorial de abertura: "O Tempo nao alimenta pal-
xao polltica e nem sera porta-voz de Interesses particulares que 
traduzam o despeito e o 6dio a grupos partidArios em floragao 
nos arraiais da polltica nacional". Concluiu declarando segulr 
"a trllha de 6rgao independente". 

Segulu-se a publlcagao, saindo o no 2 a 30 de outubro e o 
3° no dla 30 de dezembro, para al termlnar sua existfencla. 

A16m de comentarlos redaclonals e do notlciarlo, a folha 
dlvulgou colaboragao de Agripino da Sllva, Flavlano Martins, 
B. E. Peixoto, Jonjans, J . E., Olegario Vital; Ten6rlo de Cer-
quelra e Abilata (Bib. Pub. Est.). 

TRIBUNA ACADfiMICA — 6rgao do Centre Academico 
Rosa e Silva — Destinado a propaganda da candidatura do seu 
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pat rono ao governo do Estado, circulou pela primeira vez no 
dla 28 de setembro de 1911, tendo como redator-chefe — F r a n 
cisco de Assls Chateaubland Bandeira de Melo; secretArio, LI-
vio C6sar; redatores: F . Aquino Ribeiro, Alberto P6rto da Sil-
veira e Jos6 Gabot . Formato de 43x30, quatro colunas, com qua-
tro p&ginas, fol Impresso na oflcina do Diario de Pernambuco. 

Dizia-se, no artigo de apresentagao, " inst rumento de ex-
pressao", "um concurso homoggnlo de vontades, que, tiimldas 
a inda do entuslasmo que as arrojou ao combate pela mais lar-
ga e mais completa observancia das nossas instituiQoes, se con-
jugam, se harmonlzam e se congracam", etc., "al imentadas pe-
las magnlficas reservas de energia civica e moral do nosso po-
v o " - . . 

Era "a mocidade das nossas escolas superiores, a mocidade 
que vibra com as emogSes pernambucanas" (e por al a fora), 
que fundara um Centro de resistSncia h candidatura do Gene
ral Dantas Barreto e que ia lu tar nao "k sombra de ambigao", 
mas "& luz meridiana de um princlpio encarnado na substan-
cla viva do regime t 'ederatlvo". . . 

Constltuiu-se sua mater ia de editorials de 16gua e meia e 
artigos asslnados pelos redatores e por Osvaldo Chateaubriand, 
Eurico de Sousa Leao, Alexandre Mota, Afonso Neves Baptista, 
Umberto Guedes Gondim, Henrique de Figueiredo, Benedlto 
Costa e A. Tavares de Almeida. Mais versos satlrlcos de Le6 e 
Ta-borda. 

Fol curta a existfincia da Tribuna Acadfemica, cujo ultimo 
nilmero, o 6°, saiu a 4 de novembro, te rmlnada a campanha 
eleitoral, uma vez que ocorreria o pleito sucess6rio estadual no 
dia seguinte (Bib. Pub. Est.). 

A LIBERDADE — Orgao do Centro Academico Republlcano 
Pr6-Dantas Barreto — ComeQOu a circular, em edicao especial, 
no dia 12 de outubro de 1911, formato acima de m6dio, com 
quatro boas colunas de composlgao e quatro pdginas. Sob o t l -
tulo, trazia, de um lado, o a r t . 72 § 12, da ConstitulQao, e, do 
outro OS versos: 

"A Llberdade 6 a lei! 

Encarcerar a asa 
fi encarcerar o pensamento h u m a n o " . 

Guerra Junqueiro 
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Instalada a redagao k rua do Imperador n^ 31 e estabele-
r,ido em 100 r6is o prego do exemplar, apresentou-se o periodl-
r,o com a segulnte corpo redacional: E16.dio dos Santos Ramos, 
Chefe; Humberto Carneiro, secret^rio; Publio de Melo, Alexan
dre Lopes, Fernando Mendonga, Meroveu Mendonga, Pllnio Ca-
valcanti, Lucidio de Freitas, Paulino de Andrade, Alfredo Cal-
das e Pessoa de Queiroz, sendo gerente Pedro Alain Teixeira. 

No artigo inicial, apos a primelra coluna de consideragoes 
em torno dos erros da Republica, lia-se o seguinte: "Na terra 
da Democracia, A Liberdade surge como um l&tego de Sol. Ful-
mina, mas consola. O seu programa? Nao no tern. Nao se pode 
impor preconceitos a agao nobre e digna dos que tem no c6 -
rebro lavas de vulcao e Impetos de ^gula". 

" . . .A Liberdade 6 a corporizagao dos desejos rebelados, das 
energias renovadas de uma raga que se nao domou e a r ras ta 
avassaladoramente o granito resistente de um governo an t i -
republicano". 

A primeira p^gina da edigao de estr6ia ostentou, ao cen-
tro, vlstoso cliche de Dantas Barreto, com a legenda: "futuro 
governador de Pernambuco", seguido de artigo sobre a sua 
candidatura, termlnando com dados biogr^ficos. 

Na edigao seguinte, da tada de 21 de outubro, o mesmo cli
che trazla, abaixo da legenda, o soneto "Salve! o redentor", 
autoria de Jos6 da Silva. O n° 3 homenageou, com cliche e edi
torial, Jos6 Mariano Carneiro da Cunha como prototipo da De
mocracia. 

A par de editorials candentes, em propaganda da candida
tura do General, a folha inseriu, nas suas poucas edigoes, a r t i -
gos assinados por Albino Buarque, Irineu Malagueta, Samuel 
Campelo, Jos6 Soriano Neto, MArio Guimaraes de Sousa, H. 
C, autor do coment^rio "Farpeando"; L. Gomes de Melo, Au-
gusto Pessoa, Edgar Cez&rio de Azevedo e outros, al6m de m a 
nifestos, mogoes, adesoes e noticiario geral sobre a campanha 
dant ls ta e as eleigoes. O redator F . de Mendonga afastou-se 
ap6s a primeira edigao. 

Terminando a campanha pro Dantas Barreto, saiu o n^ 4 (e 
Tiltimo) d'A Liberdade a 4 de novembro, ostentando o j ^ men • 
clonado cliche do candidato, seguido de poema civlco de Ton -
dela Junior . Toda a res tante mater ia foi dedicada ao pleito do 
dla seguinte, a salientar, com a assinatura de Y Juca Pirama, 
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u m a "Interview in te ressante" com a "Senhora Dona Verdade" 
(Bib, Pub. Est. e Bib. do IPHAN) (1) . 

O FANAL — 6rgao Literdrio — Destinado a publicar-se 
quinzenalmente , saiu o no 1 no dia 15 de novembro de 1911, 
formato de 32x23, com quatro p^ginas de tr^s colunas. Corpo 
redacional — Armando Falcao, Oscar Lisboa e Figueiredo J u 
nior. Foi Impresso na tlpografia da rua de Sao Francisco (a -
tual Siqueira Campos) n^ 2-D, para onde devia ser encamlnha -
da a correspondencia. Tabela de ass ina turas : ano — 6f000; 
semestre — 3$000; t r imestre — 2$000. 

Constava do editorial de apresentaQao: " - . . c o m vivas co
res, como OS egipcios antigos que a aqao do tempo nao tem po-
dido apagar , esbogaremos quadros nos estreitos limites de nos-
sas imaginaQoes e exp6-los-emos &s vistas Avidas de v6s, caros 
leitores e colegas de imprensa" . Alheava-se ^s lutas pollticas 
e religlosas. Seguiu-se uma crSnica de Vesta, de congratulagoes 
por haver ent rado O Fana l "na arena da l i tera tura medie
val" 

A edlQao inseriu artigos dos redatores; sonetos de Tiago 
Vila-Nova e Branca Falcao Cassal e inlciou as segoes: "Postals"; 
"Perfis", por Adonis; "Esfinge", de charadas , a cargo de Hugo 
Capeto; "Datas felizes", de notici^rio social, e o rodap6 "Per-
di t ta" , romance in6dito de Alfredo Falcao. 

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

1912 

O MARRETA (1 A) — Periodico Critico, Politico e Noticioso 
— Declarando-se "publicagao semanal" , saiu o no 1 a 8 de Ja
neiro de 1912, formato de 37x25, com quatro p^ginas de tr6s 
colunas. Impressao da tlpografia d'A Republica. Redator-chefe 
— Helder Erebo; propriet^rios — J. Prego (pseud6nimo de Joao 
Lima) , R. Martelo e A. Torquez. Assinaturas: desde anual , por 
5$000, a t6 mensal , por $500. Numero avulso — flOO. 

(1) Nao obstante tao poucos numeros publicados, ambas as coleQdes 
manuseadas sao incompletas, completando-se entre si. 

(-A) O titulo desse jornal depresentava uma sdtira ao llder politico 
decaido PJiosa e Silva, cognominado Marreta. 
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"Jornal destinado, exclusivamente, k critica fina, ele nao 
penetrara nos recSnditos dos lares", sendo seu objetlvo " re -
crear as familias" — dizia o artigo de apresentagao. 

Circularam, apenas, dois numeros d'O Marreta, os quais 
divulgaram interessante materia, em prosa e verso, inclusive 
com assinatura de Hermes Sandoval ou H. S. (HorAcio Salda-
n h a ) , Jos6 Peixoto, G. Aires e K. Lixto, o respons^vel pela "Se-
Qao Charadlst ica". 

O no 2 foi datado de 16 de Janeiro (Bib. Pub. Est.). 

A LANCETA — Semanario Ilustrado, Critico, Politico e No-
ticioso — Saiu ^ luz no dia 13 de Janeiro de 1912, formato de 
33x22, com oito p^glnas de tr6s colunas. Proprlet^rio — Julio 
Agostinho Bezerra, em cuja tipografia, denominada Ag6ncia 
Jornalistica Pernambucana, se imprimiu, utilizando papel as -
set inado. Redatores — Leovigildo Junior, Osvaldo Anibal de 
Almeida e Carlos Oton de Melo Gongalves. 

" . . .semi obedifencia politica, sem programa politico, sem 
filiaeao politica", dizia, al6m disso, o editorial de apresenta-
gao: "A Lanceta, que pelo nome nao peca, tem o bedelho, que 
6 na tura l de todo vivente que se presa, malor que todos os be -
delhos. Em tudo ela se mete, para tudo ela se julga com o di-
reito de critica, procurando, entre tanto , nao se afastar da li-
nha em que est^ colocada a imprensa digna, a imprensa livre... 
Ela nao se afasta da verdadeira compostura em todos os seus 
a tos . O crit6rio presidlrS, os seus coment^rlos. Ser^, en t re tan 
to, implac^vel dentro dos limites do direito e da justlga". 

"A Lanceta ser& ilustrada e manterd um atelier (1) para 
este fim. Propoe-se a acompanhar todos os progressos da ar te 
da gravura e bem assim os da imprensa. Mod6stia k parte, vai 
ser um jornalzinho modelo; pelo menos 6 este o desejo de seu 
propriet^rio". 

Bem redigido e variado, comegou o peri6dico divulgando 
comentarios de Lucr6cio; uma "Galeria Politica", iniciada com 
cliche de Jose Mariano; a segao "Marretadas", em versos, a car-

(1) Na edlQ&o de 17/4/1912, a Agencia Jornalistica divulgava a seguln-
te tabela de pregos dos trabalhos de gravura confeccionados no seu atelier: 
Fotogravura — 100 r61s per centlmetro quadrado; zincografla — 150 r61s; 
estereotipla — 100 r6is em bloco de madeira e 250 r6is em bloco de metal. 



HISTORIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 

go de Fragoso; "Furos e lancetadas"; "Servigo telegr^fico", de 
cardter humoristico; "Queixas e endeixas", tendo por sub--tl--
tulo: "Segao em prosa ou em verso,/Mas nunca com fim per
verse"; "Para rir"; notas diversas, anedotas e ligeiro noticiA-
rio. 

No segundo numero abria-se a segao "Saneamento d"A 
Lanceta", assinada por Ze Mole; depois, vieram outras, tais co-
mo: "Quebra-Quengo", de charadas, dirigida por Holmes (pseu-
donimo do tenente Jorge de Oliveira) e continuada em 1914, por 
Vulcano (travesti de Severo de Barros); "Cartas de um calpi-
ra", com a assinatura de Cazuza da Concei^ao; "Gloss&rio Cea-
rense" e outras, que se foram sucedendo e substituindo. A capa 
de cada edigao era ilustrada com fotografias de fatos ou figu-
ras importantes ou ainda charges desenhadas por Wald, que 
era Valdemar Costa; Yoyo, como se ocultava Manuel Caitano 
de Albuquerque Melo Filho; Lolo, etc. , nao faltando eles, igual-
mente, no texto. 

Publicou-se A Lanceta regularmente, aos s^bados, e, de-
corridos os dois primeiros meses, tamb6m nas quartas-feiras, 
aceitando assinatura de 50 numeros por 56000. Ocorreram edl-
goes especials: em homenagem h memoria do Barao do Rio 
Branco; pelo Carnaval, impressa em tinta encarnada, e por 
ocasiao do falecimento do lider politico Jos6 Mariano Carneiro 
da Cunha (mais de uma), servidas de farto servigo noticioso 
e fotogr^fico dos funerals e literatura necrol6gica. 

Instituiu torneios a premio e plebiscito politico; divulgou 
movimentadas reportagens policiais, ilustradas por fot6grafo 
exclusive; manteve campanhas socials e admitiu, no primeiro 
ano, colaboracao esporS.dica de Valfrido Leonardo Pereira, Brdu-
lio Fraga, Lidio Gomes, Mendes Martins, A. Barbosa, Frederico 
Codeceira (tamb6m usando o pseudonimo Liicio de Alfombra), 
Odllon Franga, Samuel Campelo, com o anagrama Leumas (2), 
Albino de Brito, D. Xiquote (jA famoso pseudonimo de Bastos 
Tigre), Custodio Carneiro, Barbosa Neto, Gil Paladino, Fldscu-

(2) A 20/3/1912 A Lanceta divulgou a noticia de haver concedido a 
Leumas o primeiro lugar no seu sorteio literario, publicando-lhe o trabalho 
premiado: a historieta em versos intitulada "Forte caiporismo". Mas, na 
edigao de 17/7, Ze Mole, que era duro no "Saneamento" da redagao, escrevia: 

"Leumas — £ preciso que o amigo faga versos mais decentes. A Lanceta 
6 um Jornal puramente familiar. O sr., apesar disso, tem talento e pode 
mandar-nos coisas melhores sem muita p imenta . . . " 
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lo da Paz, De Marcos, com a segao "Fitas", En6as Alves, Mirlo 
Melo, Pedro Botelho, autor da segao "Mon61ogo"; Joao dos Car-
tazes, que manteve, at6 principles de 1915, o notlciario comen-
tado sob o titulo "Telas, Palcos e Sal5es"; Paula Judeu (Osval--
do Almeida), que fazia a cr6nlca semanal "Artes e Artlstas"; 
Joao Calouro, este assinando perfis de estudantes; Zeca Brito 
(como se ocultava Jos6 Ferreira da Silva), etc. 

Na edigao de 27 de maio, Iniciava-se a publicagao da pega 
teatral, em dois atos: "A mal-assada", por Vulcano e Gil Mas-
cote (outro pseud6nimo de Osvaldo Almeida); e a "CrOnica", 
que vinha sendo assinada por Lucr^cio, passou & responsabili-
dade do Dr. Pitombo, este mantendo-a durante longo tempo. 
Nao cessava a produgao do redator Leovigildo Junior. E Plan-
chut assinou, algures, as "Baralhadas e Trapalhadas". 

A Lnceta deu sua maior edigao a 10 de agosto, com 12 pA-
ginas, em homenagem ao anivers^rlo da fundagao (no dla 11) 
dos Cursos Juridicos no Brasil, dedicando-lhe espago integral, 
ilustrada a materia com cliches da Faculdade de Direito e de 
todos OS seus professores. Seguiu-se, no dla 14, uma edigao nor
mal, mas impressa a cores, solenizando a data em que clrcu-
lava o n° 50; figurou na pAgina de frente um grupo caricatu-
ral (desenho de Wald), com "as caretas do pessoal d'A Lanceta, 
pessoal este que nao 6 de todo feio e, sem grandes dificuldades 
her6icas, fotografa, grava, faz bonecos, saneia versejando, cro-
nica e rabisca, Imprime, caricatura e pagina. fi esta a zoogra-
fla c& de casa". Outro redator, ali incluido, foi Alexandre Mo-
ta . 

Circulando ininterruptamente, a folha atingiu 1913, acres-
centando ao expediente: "Periodico ilustrado de grande t lra-
gem". Redagao e oficina, aliAs desde a fundagao, a rua do Im-
perador ns . 18/20. Por algum tempo, manteve, em manchete, 
nas p^ginas do centro, os seguintes titulos: "DiversSes — Curio-
sidades — Charadas — Entrevistas — Politica — Artes — Le-
tras — Vida Social — Poeslas — Ilustragoes". Veio a incluir, 
de quando em quando, originals de musicas em voga. A edigao 
de 2 de julho estampou na primeira pdgina enorme clich6 do 
Presidente Campos Sales, pouco antes falecido. 

Datado de 13 de agosto, o n° 154 fez-se acompanhar de um 
Suplemento de duas p^ginas dedlcadas ao "Trlste e lamentAvel 
epls6dio" do assasslnlo do Jornallsta Trajano Chacon (ocorrido 
dois dias antes), numa reportagem ilustrada com flagrantes 
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fotogr&ficos. Outra edigao, maior, de 12 paginas, foi dedicada 
k memoria do extinto, a 27 de dezembro, tambem vastamente 
i lustrada, ao ensejo da proniincia dos assassinos. 

Pouco menos de um mes decorrido do ato de selvajaria da 
rua da Imperatr iz , Osvaldo Almeida, a servigo d'A Lanceta, era 
expulso, violentamente, da Cliefatura de Pollcia, e, na mesma 
da ta (edigao de 6 de setembro) , k porta do Teatro Helvetica, 
o alferes Severo Doria agredia outro redator, Carlos Gongalves, 
sem. graves consequfencias. 

Variando, sempre, de colaboradores, o interessante bisse-
man^r io veio a divulgar poesias de Job Sa (pseud6nimo de JA-
der de Andrade) , Gomes de Castro, Agripino da Silva, Fernando 
de Mendonga, B . de Azevedo, Teles de Meireles, Afonso Ferraz, 
OlegArlo Mariano, Esdras Farias , Armando Maia, Manuel Fer-
reira Diu; Fldvio Smart ou Frankl in Seve, que era o mesmo; 
Joao Fioravante, Dulce Dolores, como se ocultava a professo-
randa Maria Emilia Pinto da Silveira, autora, tamb6m, dos 
"Perfis da Escola Pinto Junior", etc-

Firmando produgQes em prosa, apareciam M^rio Sette, Joao 
Feio, Z6 Cagador, Paulo de P^dua, autor dos "Coment^rios"; 
Caitano de Almeida Andrade, Eduardo Dias, L. T^vora, com a 
cr6nica li ter^ria "Bandar i lhas" ; N6s Dois, como se assinava o 
encarregado da crOnica "De como v e m o s . . . " ; Frankito & Fa-
kito, o dos 'Perf is farmacologicos", e tc . Mais a inda: "Quadras 
soltas", de Linguarudo; "Tragos e retragos", por J. Carlos Fra-
dique; "Cartas de Bastiao", em linguagem cagange; "Fitas", de 
Pedro Simples (pseudonimo de Gabriel Soares Quin tas ) ; "Ecos 
do Ai! laife", de Zico Dublios; "Recife elegante", a cargo de 
Ivete; "Cartas impressas", por A.; versos humorlsticos de Xico 
Rato, e tantos mais . 

Enquanto isto, eram vistos desenlios de Craion (pseud6ni~ 
mo de Abelardo Maia) ; Vitu ( J . Vitoriano Lima), e Pinheiro 
(Jos6 Pinheiro) , sobretudo charges, de grande efeito, ora na 
capa, ora no texto . Foi intensa a campanha contra a Pernam • 
buco Tramways, no inicio dos t rabalhos para a introdugao de 
bondes el6trlcos no Recife. 

Divulgado o n^ 194, de 31 de dezembro, prosseguiu a exis-
tfencia do peri6dico em. 1914, sem alteragoes substanciais, at6 
que, no m6s de junho, voltava a circular uma s6 vez por sema-
na, pols OS tempos es tavam "chelos de dlficuldades econOmicas 
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para todas as classes socials", sendo bastante onerosos os dis~ 
pendios com "o servico litografico a cores, a ilustragao a cliches 
e o que de habitual se Ihe segue". 

Em 1915, por6m, j ^ em seu n^ 272, ano III, de 2 de Janeiro, 
passou a folha a admitir 12 paginas ordinariamente, quatro 
das quais, as da capa, impressas a cores, com apuro gr^fico, to-
mando, assim, aspecto definitive. Anunciou vender-se o exem
plar a 100 reis. Nao Ihe faltava, como desde o principle, boa 
messe de reclames cemerciais. 

la, portanto, A Lanceta em auspicioso progresse, pels a 16 
de Janeiro, solenizando a passagem do terceiro anivers&rio de 
sua funda^ao, escrevia, a p^gina 11: "Nesse espaco de tempo, 
relativamente insignificante, temos j& presenciade, nesta nes-
sa muito querida terra natal, acontecimentos de importancia 
indiscutida numa carreira vertiginosa de crise (nao 6 t que-
bradeira que nes referimos), em especial nos arraiais da politi-
ca e do jornalismo. Neste ultimo departamento assistimos, 
nesses mesquinhes tres anes, a nascimentos, enfermidades e 
passamentos de alguns orgulhesos confrades; mas, gragas ^ 
Providencia divina e a Previdencia humana, c& vamos vivende 
como Deus 6 servido em materia de financas, que em outra coi-
sa, franqueza das franquezas!, nesse recado 6 dado com garbo, 
tao a risca do nosso programa comme il faut. A vitoria d'A Lan
ceta, perante os embates da quebradeira tremenda que, venda-
val furioso com raios e seu ranche, tem esfrangalhado, sem pie-
dade, tantas tendas armadas para a luta pela vida per nebres 
"filhos de Guttenberg" em Pernambuce, vale-nos per um in
centive na espinhosa Jornada que prosseguimes com a altivez 
dos filhos do povo a quem as delicias de CApua das posigoes 
comedas jamais adogaram a beca com o centrapese da moral 
publica e privada". 

O cerpo redacional achava-se, entae, censtituide de Ale
xandre Mota, Oscar Magalhaes, Anibal Cruz Ribeire e Jos6 Pi-
nheiro e primeire dos quais preduzindo an6nimamente; e se-
gunde, em evidfencia come poeta e presador; o terceiro, poeta e 
charadista, usando e anagrama Labina Oriebir, e e quarto, de-
senhista, autor de excelentes charges que figuravam na primei-
ra e na ultima pAginas, em litogravuras a cores, alternande com 
Vitu, Craion e Wald. 

Contlnueu, sem alteragao, a campanha centra os servigos 
da Pernambuce Tramways. Cepieso material fetogr^fico ilus-
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trava o texto, a salientar cliches de personalidades politicas, 
figuras da sociedade e flagrantes da guerra europ6ia, de cida-
des e de vultos Internacionais. Surgiram "As enquetes d'A Lan-
ceta'; novos colaboradores e novas se^oes, a saber: "Postals", 
em que apareclam Milton Souto, Prudenciano de Lemos, Car
los Viegas, Hercilio Celso, Jer6nimo Nascimento, Jubal de Car-
valho e outros plumltivos; "Colsas do grand-mond", por Zico 
Dublios; Cartas de Olga", de Olga Brasil (travesti de Agrlcio 
Brasil); "Cartas sem porte", de Carmen; "Cartas sertanejas", 
de Chico Nunc Catonh6; "Cartao postal", a cargo de Rui Vaz; 
"Sabatina", por Gomes Pacheco; "Professorandas de 1915", da 
Escola Normal Pinto Junior, que t inha como respons&vel Anna 
Mary (pseudOnimo de Mariana de C. P . Barros), al6m da "Cor-
responddncla", de Zoroastro, seguida da "Caixa d'A Lanceta", 
por Theo Cabe?ao, e do "Saneamento", por Ze Broide, todas as 
tr6s t ra tando das relagoes do peri6dico com os literatos ansio-
sos pela estr6ia em letra de forma. 

Alnda foram colaboradores: Os6rio Borba, Jonio (contos 
e sonetos satiricos), Osiris Caldas, Fausto Rabelo, Carlos Coe-
Iho, Joao do Sul ao Norte (como se ocultava Cicero Perdigao 
Nogueira), J . Borges, Teles de Sousa, Luiz Moreira, Carmencita 
Ramos, etc . Promoviam-se concursos: qual o clube de futebol 
mais simpatizado? o sucessor do governador Dantas Barreto? 
a guerra europ6ia: mais francofilos ou mais germanofilos? e, 
ja no flm do ano: "qual o clube carnavalesco mais simpatizado 
do povo?". 

Dedicava-se, aproximadamente, uma pAgina ao "Quebra-
Quengo", cujo diretor, Vulcano, foi substituido, em junho (1915), 
por Silvio Ney, o qual, por sua vez, transmitiu o cargo, em outu-
bro, a Labina Oriebir. Segao das mais apreciadas, contou com 
a colaboracjao, entre outros, de Helio d'Alba e Ze Bruno (pseu-
d6nlmos de Hercilio Celso), Flosculo Rusor (Fausto Rabelo), 
Ajax (Dario Souto), Polux (Milton Souto), Palemon (Pruden
ciano de Lemos), Cerbero (Severiano Guilherme Pontes), Deus 
da Alegria (Jubal de Carvalho) e Pedro Rego Barros, dono de 
vArios pseudSnlmos. 

A edlgao de 4 de setembro dedicou duas p^ginas a agressao 
de que fora vitima o diretor-propriet^rio do magazine, Julio 
Agostinho Bezerra, por parte de Juvencio da Cunha Melo Fi-
Iho, o qual, por questoes de somenos, Ihe desfechou alguns tiros 
de rev61ver. Hospitallzado, em consequencia dos ferimentos re-
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cebidos, o dono da A g e n d a Jornal ls t ica P e r n a m b u c a n a viu-se 
cercado de solidariedade e s impat ias gerais . 

Despediu se da redagao, a 13 de novembro, Alexandre Mota. 
No mfes seguinte, dia 18, A Lanceta saiu com 16 p^ginas, ao en -
sejo da t ransmissao do Governo do Estado a Manuel Borba, en~ 
chendo -se a edicao de cliches dos elementos que serviram na 
adminis t ragao do General Dan tas Barre to , cujos meri tos foram 
enaltecidos em longo artigo, nas duas p^ginas cen t ra l s . Frisou 
o editorialista que o periodico t ivera "a sua razao de existir n a 
admir&vel vitoria do movimento social de 1911". 

Duran te 1915 nao se alterou o padrao d'A Lanceta , b a s t a n -
te noticiosa e variada, cabendo-lhe, n a imprensa p e r n a m b u c a 
na , iniclar o sistoma de anuncios em tr icromia, pa ra o que dis-
p u n h a de segao de gravuras , serviQo de litografia e boa equlpe 
de desenhis tas . Assim continuou a te 5 de agosto de 1916, per-
fazendo um total de 355 edigoes. 

Apos longo interregno, reapareceu em abril de 1921, edi
goes modestas , de quatro paginas, e formato um pouco malor 
que o anter ior , lendo-se abaixo do cabegalho: "Rir 6 uma ma • 
nifestagao de superior idade. Rindo corrigem-se costumes, fi a 
divisa d'A Lanceta" . Corpo redacional desconhecido. 

Prosseguiu, meses afora, man t ido o velho p rograma . Teve 
novos colaboradores, a sal ientar Agripino da Silva e Aires Pa l -
meira ,(pseud6nimo do piauiense Jos6 Augusto de Sousa)- De-
corrido um ano da nova fase, via-se-lhe reduzido o formato & 
m e t a d e . Era o fim- Mais alguns niimeros e te rminou a exis ten-
cia do apreciado orgao com a edicao de 26 de abril de 1922 (Bib. 
Piib. Est. e Arq. Piib. Est .) . (3 ) . 

O PARAFUSO — Orgao da Rosea (clube alegorico) — Saiu 
o no 1 no primeiro dia — 18 de fevereiro — do Carnaval de 1912, 
formato de 38x25, com quatro paginas de duas colunas l a rgas . 
ImprJmiu-se em bom papel, a t in ta azul, na Tipografia Mo-
de rna . 

Apresentou lisonjeiro aspecto mater ia l , bem elaborado edi
torial de saudagao ao Frevo e toda a colaboragao principal em 
versos, assinados por Br^ulio Fraga , Frederico Codeceira e Er
nesto Alvares (Bib. Piib. Est .) . 

(3) Ambas as colegoes manuseadas sao incompletas. 
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O PALADINO — Jornalzinho manuscrito, dos alunos do 
Gin^sio Porto Carreiro, teve o seu primeiro numero dado a lei-
tura, de mao em mao, no dia 9 de margo de 1912. A redagao 
achava-se confiada aos estudantes Ceciliano de Oliveira Melo 
(C61io Meira), Herculano Pires e Jos6 Ximenes (Inf. dO Re
cife). 

O THEATRO — Circulou pela primeira vez, consoante o 
diArio A Republica, no dia 21 de margo de 1912. Critico e noti-
closo, teria, "certamente, boa aceitagao pelos frequentadores 
do Politeama e do Helv6tica"- Publicar-se-ia semanalmente. 

Na semana seguinte, dia 29, outro di^rio, o Pernambuco, 
registou o aparecimento do n° 2 da "artistica folha" acres-
centando que ostentava, na primeira pagina, "o retrato da sim-
p^tica cangonetista francesa Ren6e d'Orleans". 

A16m de nao restarem comprovantes das edigoes d'O Thea
tre, era parco o notici^rio dos contemporaneos a seu respeito. 
O que 6 certo, entretanto, 6 que circulou, pelo menos, at6 o n^ 
6, segundo o Pernambuco de 3 de maio, cuja primeira pAgina 
vinha "ilustrada com os retratos dos simp^ticos duetistas ita-
lianos Fattorini — Caroli". 

O LIZ — Opiisculo LiterArio e Noticioso — Estreado a 30 
de margo de 1912, para publicar-se quinzenalmente, so foi pos-
slvel encontrar comprovante do no 6, datado, com bastante a-
traso, do mfis de outubro. Tinha o formato de 30x20, com qua-
tro p^ginas de tres colunas, sendo impresso em papel couche, 
tinta azul, na Tipografia Comercial, situada a rua Sao Fran
cisco (atual Siqueira Campos) n^ 2-D. Diretor — Evaristo dos 
Santos Maia; redatora — Dulce Dolores (pseudonimo de Maria 
Emilia Pinto da Silveira); gerente — Heleno Mendonga. Re
dagao a rua Direita de Afogados n° 88. Prego da assinatura tri-
mestral — IfOOO. 

A edigao inseriu produgoes, em prosa, de Soriano Neto, Jos6 
Miranda e da redatora; poeslas de Edgar Gusmao, Ernesto Al • 
vares, Getiilio C6sar, Visconde da Pedra Fria, S. Guimaraes e 
Sherloneck de Amorim; notici^rio e curiosidades. 

Outro exemplar manuseado foi o n° 11, ano III, de 7 de 
margo de 1914, sem outras alteragoes senao a substituigao do 
gerente por Alvaro Miranda e a elevagao do custo da assinatu-
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ra p a r a 1$500, sendo a confecQao ma te r i a l execu tada pela Ti -
pograf ia C h a t e a u b r i a n d , i n s t a l ada n a r u a Duque de Caxlas n^ 
25, e a redagao t r ans fe r ida p a r a o Largo da Paz n^ 1. A p a r da 
m a t e r i a ligeira, divulgou t r aba lhos ass inados por Ol indina Ho-
landa , Agra Dornelas , Nilo Amorim, C. Meira de Vasconcelos, 
Dulce Dolores e Teodomiro J o r d a o . 

Existe, f ina lmente , comprovan te do n^ 13, de 30 de marco , 
a i nda de 1914, comemora t ivo do segundo anivers^r io d'O Liz. 
Saiu com 12 p^ginas , f igurando n a p r ime i ra delas o r e t r a t o do 
d i re tor Evaris to Mala . Colaboragao var iada e m u i t a s i lus t ra -
goes, ab so lu t amen te des t i tu ido de m a t e r i a comercial (Bib. Pub . 
Est . ) . 

A ROSCA — Orgao do mesmo Clube — Em subst i tu igao a 
O Parafuso, publicou-se o no 2, ano I, no Segundo Carnava l de 
1912, a 8 de abri l , fo rmato de 33x23, com qua t ro p&ginas de 
t r6s co lunas . Foi impresso n a Tipografia Moderna , em papel 
asse t inado especial, u t i l izando t i n t a azu l . Inser iu notici&rio 
da inst i tu igao ca rnava lesca ; colaboragao sa t i r i co -humor i s t i ca 
de B . Fonseca, Ze Cia, Rego Luis, Gomes Medeiros e outros , 
sendo toda u m a pAgina de poesias (Bib. Pub. Est . ) . 

O RABISCO — J o r n a l da t i lografado, ocupando duas folhas 
de papel pau tado , com as le t ras do t i tu lo manusc r i t a s , foi fun-
dado em meados de abri l de 1912, so exis t indo comprovan te do 
n° 4, d a t a d o de 11 de m a i o . Publ icacao semana l , confecciona-
vam-se t a n t a s copias quan tos fossem os ass inan tes , cu s t ando 
3$500 a anua l idade , 28000 o semest re e 100 r6is o mimero avulso. 
Corpo redac iona l : Aurino Dua r t e (o chefe) , Joao Ribeiro Sou-
to, Armindo Vanderlei , Dario Barbosa Souto, Milton Barbosa 
Souto e Alvaro A. de Oliveira. A16m disso, f iguravam nomes , 
no cabegalho, de nove colaboradores . Escri torio e redagao k 
r u a do Sol no 17. 

A pa r de edi tor ial e ar t igos de incipiente l i t e r a tu ra , a ed i -
gao av is tada inseriu segoes ligeiras de h u m o r i s m o e i ronia , c h a -
r a d a s e "an i inc ios" . 

Segundo informagao precisa, O Rabisco es t endeu sua exis-
tSncia por a lguns meses (Coleg. Milt. Sou to) . 

A ENCRENCA — Livro de Sortes — Des t inado aos sal5es 
familiares, em suas reunioes festivas n a s noi tes de S a n t o An-
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tSnio, Sao Joao e Sao Pedro, apareceu com 128 p^ginas e "uma 
capa chic, impressa a cores". Inseriu "dez assuntos de sortes" 
e variada colaboragao dos "nossos principals literatos" (Jornal 
Pequeno, 21/5/1912). 

O MARRETA — Livro de Sortes — Redlgido por Juca Pa-
Iheta, apresentou "chistoso conjunto de assuntos e de sortes 
para as dlvertldas noltes sanjuanescas, contendo llteratura, 
modinhas, cangonetas, e t c . " (Pernambuco, 4/6/1912). 

ESTA NA HORA — Entrou em circulagao esse outro livro 
de sortes, organizado por "conhecido humorlsta" que se ocul-
tava sob o pseudonimo de Braz Turbante. Oferecia pr6mio, a 
sorteio, de 50f000 e um jogo de disparates rlmados, Intitulado 
"O dant ls ta" (Pernambuco, 5/6/1912). 

O TRINTA E QUATRO — Foi mais um livro de sortes pu-
blicado em junho de 1912, tendo como diretores Ze Pilheria e 
Pedro Alegre. Imprlmlu -o a tipografia da Agenda Jornallstica 
Pernambucana, de J- Agostinho Bezerra (Inf. d'A Lanceta). 

O RATAO — Livro de Sortes para as festivas noites de San
to Antonio, S. Joao e S. Pedro — Tendo como divisa "Espirito 
e Moralldade", circulou em junho de 1912, formato de 17x11, 
com 100 pAginas, inclusive a capa, ilustrada de acordo com o 
titulo. "Contendo assuntos novos e palpitantes", foi "dado d. 
estampa sob os auspicios de uma sociedade Iniciadora de pu-
blicagoes originals muito bem acabadas, presidida pelo Barao 
das Novidades, secretariado pelo gaiato Dr. Manexico, com as-
sistencia dos Rons Costumes". Direcao de Fclizardo Procopio. 
Trabalho gr&flco da Imprensa Industrial . Preco do exemplar 
— 1$000. 

A materia, exclusivamente em versos, constou de Sortes; 
a segao "ChA de Garfo" (11 sonetos, sem assinaturas), e "Di-
versos a Diversos", com a colaboragao dos poetas Ismael Silva, 
C. Buarque, Laurino Luna e Pedro Buarque, encerrando a edi-
Qao um soneto de despedida do diretor do curioso magazine. 
Anuncios nas pAginas internas e ultima da capa (Bib Pub. Est.). 

O PERALTA — Um pouco de tudo — orgao mensal, surgiu 
em junho de 1912, formato de 35x24, com quatro p^ginas a tres 
colunas de composicao, impresso em bom papel assetinado. 
Redagao a Travessa do Leao Coroado (antlga e atual rua da 
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Mangueira) no 9. Tabela de assinaturas: ano — 2$000; semestre 
-^ ISOOO; trimestre S600; para fora da cidade: 38000, 28000 e 
11000, respectivamente. 

So dedicado a Literatura, nada obstante o enunciado no 
sub-titulo, a folha divulgou, a partir do segundo numero (falta 
comprovante do no 1), produgoes, em prosa e verso, assinadas 
por Demostenes Cavalcanti, Baltazar Jose de Oliveira, Paulo E-
leuterio, M. Libanio, Jose Antonio da Silveira, Jos6 F61ix, Manuel 
Ribeiro, Omonja, Alfredo E. da Rocha Pereira, Amadiz Cordei-
ro, Mineral do Mangue, J . Conrado da Costa, Leucade Abru • 
nhosa, Jose Constantino, Lancelote Bigorna, Vicente Sacra
mento, etc. 

A publicagao prolongou-se ate o no 6, datado de novembro 
(Bib. Pub. Est.). 

O CALOURO — Entrou em circulagao esse "interessante 
jornalzinho de publicacao mensal, dirigido por um grupo de 
estudantes do Ginasio Pernambucano". Estava servido de "va-
riado sumArio" (A Repiiblica, 5/6/1912). 

A REVOLUQAO — Jornal Politico Contra o Marretismo e 
Intransigente Defensor do Governo do Estado — Apresentando 
lisonjeira feicao material, com quatro boas colunas de composi-
gao e quatro paginas, surgiu no dia 13 de junho de 1912, desti-
nado a publicar-se as quartas feiras e aos s^bados. Assinatu
ras a 2S000 por trimestre, custando cada exemplar 100 r61s-

Dizia-se, no artigo "de fundo", "escrlto por homens do povo 
que nao dispoem de um certo cultivo intelectual, mas que en -
tretanto saberao dizer a verdade, pregar o bem e a justiga'', 
acrescentando: "•. .propugnarS. pelo nosso grande Partido Re-
publicano Conservador, defendendo em toda altura o governo 
do Estado, nao dando tr6guas, por6m, ao marretismo despudo • 
rado, p6rfido, insidioso e especulador que pretende acastelar-
se na nossa politica. Arrancar^ sem hesitacao as mascaras de 
todos esses desbriados transfugas que calculadamente se fin-
gem de amigos do governo e continuam indevidamente, Indig-
namente, nas nossas repartigoes piiblicas. Ser^ A Revolu^ao 
a voz do povo, zelando os seus reals interesses e direitos". 

Na primelra edigao inseriu-se expressiva fotogravura do 
lider politico Jos6 Mariano, falecido dias antes, seguido de ne-
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crol6gios assinados por Caitano Galhardo e Artur Lapa. Afora 
uma pAgina de anuncios, o restante da materia constou de ar-
tigos contra os jornalistas ex-marretas Osvaldo Machado e Ma
rio Rodrlgues (um deles assinado por Crumencio da Silva Fer-
reira) , tema, igualmente, dos dois niimeros seguintes, aparecen-
do no segundo o cliche do Governador, General Dantas Barre -
to, e no terceiro o do General Carlos Pinto. So entao figura-
ram no cabegalho: diretor — Artur Lapa; secret^rio — Teodo-
rlco Milet. Colaborou, tamb6m, o poeta A. Jorge de Sousa, in
clusive glosando o mote: 

"Uma forca em cada esquina, 
Em. cada forca um marre ta" . 

Com a publicaQao do n° 3, datado de 19 de junho, ficou o 
jornal suspense, para so editar o n^ 4 a 29 de julho, nele figu -
rando como diretor o Capitao Emilio Pessoa de Oliveira. Mu-
dou de tipografia, aumentou um pouco o formato e manteve o 
lema "Guerra aos marretas", frisando: "A Revolucao puxara 
pelas orelhas esses despudorados que nao tem vergonha de pos -
suir nas faces as cores do arco-iris". 

Repleto de materia variada, mas dentro do programa t ra -
?ado, logo iniciou, entre outras, a seQao de comentirios causti-
cantes "Pelas esquinas", assinada por Lafaiete (pseudSnimo de 
Oscar Brandao da Rocha) . A ultima pagina, entre os anuncios 
dela constantes, divulgou um da Tipografia d'A RevoluQao, a-
baixo do qual vinha a reproducao do recibo da compra, pelo 
Capitao Emilio Pessoa de Oliveira, da oficina grsifica do peri6-
dico O Popular, de Vitoria de Santo Antao. 

Terminou ai a meta do bravo jornal, para continuar, na 
semana subsequente, com outra denominagao (Bib. Pub. Est. 
e Arq. Piib. Est.). 

LEAO DO NORTE — Orgao Anti-Marreta — Defensor In-
condicional do Governo do Estado — Apareceu com o n" 5, da
tado de 5 de agosto de 1912, continuando a numeracjao d'A Re
volucao, a que substituiu. Impresso em oficina propria, locali-
zada no Beco do Ouvidor (hoje, rua Marques do Recife) no 1, 
com quatro p^ginas de cinco, depois seis colunas. Propriedade 
"de uma Empresa", t inha como diretor o Capitao Emilio Pes
soa de Oliveira; "redatores e colaboradores — diversos"; na 
verdade, os redatores eram Oscar Brandao da Rocha e Manuel 
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Gomes Duarte. Tabela de assinaturas: ano — 12$000; semes-
tre — 6S000; para fora da cidade: 15$000 e 71500, respectlva-
mente. Niimero avulso — 1100 • 

Do seu programa, que ficou expresso no editorial do n° 4 
do 6rgao substituido, constava: "-..tragarA, sem piedade, o 
perfil desses rafeiros esquEllidos que fare jam, com os olhos fi-
tos na boca dos convlvas, as sobras, os restos dos bocados que, 
por descuido, possam cair debaixo da mesa onde aqueles se ban-
queteiam cansados de distribuir-lhes ponta-p6s". 

Tomava o compromlsso de "arrancar a mascara dos tartu-
fos que aderiram k politica republicana e moralizadora do Ge
neral Dantas Barreto com o intuito preconcebido de corrompe-
rem-na, de prostituirem-na.. ." 

"O seu lema — guerra aos marretas — continua a tremu-
lar na bandelra que desfraldamos aos quatro ventos" — frisou 
o articulista, concluindo: "Est^ langado o cartel de desafio. 
Preparem-se os Osvaldos e Marios Rodrlgues, porque para os 
cad^veres teremos o bisturi e para os leprosos o ferro em brasa". 

Jornal de linguagem candente, como o demonstra o t6pi-
00 transcrito, e at6 insultuosa para com os inimigos politicos, 
desferia ataques a torto e a direito, vlsando "os rosistas apro-
veitadores da situagao". 

Circulando ora duas, ora tres vezes por semana (1), por al-
gum tempo abria a p^gina de frente o panegirico de determinada 
personalidade da grei situacionista, precedida de cliche em duas 
colunas, com legenda em versos. VArias segoes de materia li-
geira, em prosa ou verso, onde a satira se casava ao humorismo, 
a par dos editorials trovejantes e da "Coluna Operaria", de 
Ulisses Melo, espalhavam-se atrav6s das duas p^ginas e pou-
co de materia redacional (o restante eram anuncios), 
a destacar: "Jocadas", a cargo de Jerimia; .Pelas es-
quinas", de Lafaiete; "Toques e repiques", de Sem Jonio; 
"Perguntas que nao ofendem"; "Pelo fio", de Abeiha; 
"Panfletos", de Leon Petrowisk (pseud6nimo de Juvencio Car
los Mariz); "Observagoes", por Beisot; "De leve", por H. S.; 

(1) Sebastlao Galvao ("Dicion&rio Corogr&fico, Histbrico e Estatistico 
de Pernambuco"), alem de haver registado o aparecimento do O Leao do 
Norte, erroneamente,, a 20 de agosto, cometeu outro lapso ao classifica-lo 
como di^rio, confundindo-o com o 6rgao de igual nome que circulou em 1908. 
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"Pelas ruas", de Abelhudo; "Coisas miudas" e "Ripadas", am-
bas firmadas por X.; "Salpicos'', de Diavolino; "Na berlinda", 
por Ling; "Museu de raridades"; Motes e Glosas, com diferentes 
asslnaturas, inclusive a de Briano Valerio, ou seja, Bianor de 
Oliveira; "Cartas a Pacheco" e "Na macieza", por Silvio Murat 
e D.; "Alfandegando", por M.; "Toques e retoques", ainda a 
cargo de D., (todos ocultando Manuel Duarte), etc. Na edigao 
de 24 de agosto iniciava-se, nas "Solicitadas", longa s6rie de 
artigos, sob o titulo "As mis6rias da Great Western", assinados 
por Sire. 

A 22 de outubro afastou-se do corpo redacional Oscar 
Brandao, respons^vel pelos pseudonimos Lafaiete e Sem Jonio. 
No m6s segulnte, dia 26, ocorreu o falecimento de Manuel Du
arte, merecendo amplo necrol6gio (2). 

Entre 7 e 19 de novembro, esteve o jornal suspense, em con-
sequencia da mudanQa da tipografia para a rua Duque de Ca-
xias n° 8- Veio a terminar o ano com o n° 47, de 22 de dezem-
bro, iniciando 1913 com o n° 1, ano II, de 1° de Janeiro. 

Num comentSrio da edlQao de 18 de Janeiro, lia-se: "O Leao 
do Norte, amigo do proletariado, porque deste mesmo proleta-
riado nos todos que aqui trabalhamos fazemos parte, abre suas 
colunas aos oper^rios de Pernambuco, para que nelas sejam 
discutidas as questoes que mais de perto interessam ao povo, 
sejam langadas as id6ias generosas que possam servir para o 
melhoramento das atuais prec&rias condiQoes de subsist§ncia 
e sejam reglstados os esforgos daqueles que desinteressada-
mente pretendem cooperar para o alevantamento moral e ma
terial do nosso povo, tao honrado, tao generoso, tao forte, tao 
trabalhador e infelizmente tao esquecido e desprezado". 

Logo apos a perda dos primeiros redatores, declinou a par
te pitoresca do jornal, extinguindo -se quase todas as segoes hu-
moristicas. Apareceu, mais tarde, "As vezes", com um soneto 
satirico de Mauro Cisne, e Felix Adao passou a escrever "A 
margem". Raros trabalhos de colaboragao eram divulgados, a 

(2) T6picos sobre Manuel Duarte: "Amava a liberdade e despresava 
o Incondicionalismo. Nao se adaptava com esta esp6cie de acorrentamento 
convenclonal que a sociedade impoe". 

"Como redator do Pernambuco, ele deixou em destaque o seu real va
lor de Jornalista que escreve desde o artigo de fundo at6 a simples e corri-
queira noticia". 
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salientar os de Isaias Gomes Matos e Silva, Ulisses de Melo e 
Reginaldo Guanabara . 

Os redatores substitutos, Elpidio Cordeiro Benevides e Jos6 
Chaves de Olivelra, afastaram-se a 20 de margo, "o que — di • 
zia uma nota — se comunica para os fins convenientes". 

A folha solenizou, a 13 de junho, com uma edigao de seis 
p^ginas, o primelro aniversArio de sua fundagao, estampando 
cliches do diretor Emillo P. de Olivelra e dos ex-redatores Ma
nuel Duarte e Oscar Brandao, em meio a extenso artigo, em 
que dizia haver sido "fundado, com poucos e limitadissimos re-
cursos, por uma pleiade de moQOs patr iotas ao extremo e que 
todos eles se distingulam na luta t ravada corajosamente pelo 
povo pernambucano contra os tiranos chefiados pelo conse-
Iheiro Rosa e Silva". E acentuou: "O nosso jornal propugna-
T& pelo nosso grande Part ido Republicano Conservador, defen-
dendo o governo do Estado, nao dando tr6guas, por6m, ao mar -
retismo despudorado, p6rfido, insidioso e especulador, que pre-
tende acastelar-se no nosso par t ido". 

A16m de combater o "marretismo impenitente", investia 
contra "os falsos e maquiav61icos dantistas eternos parasitas 
dos banquetes orgament^rios de todos os governos; que tudo 
vendem, alma e dignidade, contanto que se conservem alapar-
dados a sombra de gordas sinecuras, ou duma curul nas assem -
bleias de representagao do Estado, roidos de paixoes, de apat i 
tes e de vicios requintados". 

Nao deixava o Leao do Norte de ser visado pelas vltimas de 
sua linguagem exal tada. A 28 de junho, por exemplo, o entao 
redator Piiblio Pugo, as 9 horas do dia, "ao sair do Caf6 Chic, foi 
agredido e barbaramente espancado pelos policiais". (3) . E, 
no mes de setembro, "por censurar as irregularidades polici
ais", foi o diretor Emilio Pessoa de Olivelra, "ao meio dia em 
ponto, agredido, no deposito da Lafaiete, pelo major Alfredo 
Veloso da Silveira Lopes, subdelegado em exercicio, acompa-
nhado de suas ordenangas" (4) . 

A part ir da edigao de 4 de outubro, o titulo do jornal pas-

(3) Leao do Norte, edigao de 17 de agosto de 1913. 

(4) Almanach de Pemambuco, edigao de 1919. 
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SOU a apresentar-se com o desenho intercalado de um leao em 
at l tude de esprei ta . 

A 1° de novembro velculava-se uma nota expUcativa, se-
gundo a qual o diretor-proprietario se declarava "unlco e ex-
clusivo insplrador" de tudo o que se publicava na par te edito
rial, acrescentando: *'Ningu6m, al6m do nosso diretor, tern o 
direito de falar em nome do jornal ou de represent^-lo em 
qualquer ocasiao, salvo em casos especiais, nos quais o capitao 
Emilio de Oliveira t enha concedido o pr6vio manda to" . 

Tendo dado k publicldade 62 edlQoes at6 27 de dezembro, 
continuou o Leao do Norte, em 1914, n" 1, ano III, a 3 de Ja
neiro, com sua linguagem cada vez mais desaforada, profligan • 
do erros, verberando escandalos, administrativos ou nao, sem 
solugao de continuidade quanto a circulagao, ja restringida pa 
ra um s6 mimero por semana . Perto do fim do ano, passaram 
a figurar no Expediente, como advogados da empresa, o depu-
tado S6rgio Nunes Magalhaes (durou pouco tempo) e Aniceto 
Varejao, e como correspondente, no Rio de Janeiro, Arm6nio 
Jouvin, sendo "rep6rteres-diversos" e "redatores-diversos". 
Apareciam raros versos de Bianor de Oliveira. Ao atingir o no 
35, de 25 de outubro, a folha foi suspensa, sem motivo alegado, 
s6 reaparecendo a 7 de Janeiro de 1915. 

Nesse derradeiro ano a folha encetou campanha contra 
certos desmandos da Great Western (hoje Rede Ferroviaria do 
Nordeste), focalizando, principalmente, os condutores de t rens, 
o que deu lugar a nova agressao ao diretor Emilio P . de Olivei
ra, que foi enfrentado por tres individuos, a 5 de maio, ao meio 
dia, em plena rua Duque de Caxias, prbximo a redagao (5)-

Depois disso, circulou o Leao do Norte no dia 13, n ° 12, que 
foi o ultimo, quando divulgou uma car ta asslnada pelos irmaos 
do diretor — Clotilde, Am6rico e Bianor de Oliveira — que ape-
lavam "para os lagos fraternais, muito amoraveis", que os u-
niam, no sentido de que ele suspendesse tal campanha , dado 
o recelo "de novos atentados e tralQoeiras agressoes". Invoca-
ram, at6, a mem6ria dos progenltores. 

Atendido o apelo, o capitao Emilio mandou ret i rar da pa-
glna, ja pronta, a continuagao dos artlgos "com que pretendia 

(5) Idem, edi?&o de 1921. 
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levar a cabo a c a m p a n h a h o n e s t a " em que se e n p e n h a r a " p a r a 
demollr a c o m a n d i t a perniciosa de a lguns condutores da G r e a t 
W e s t e r n " . E frisou: "Nunca me arreceei de agressoes, e q u a n d o 
a l g u m a tivesse de ocorrer , confiava que viessem i n d i v l d u a l m e n -
te , u m agressor de cada vez, com brio e coragem, e n a o em b a n -
dos, k traiQao, fe r indo-me pelas cos t a s " . Em conclusao: "Nao 
deixarei , por6m, de reg is ta r que o fato comigo ocorrldo vem por 
em des taque , ma i s u m a vez, q u a n t o 6 duvidosa a t ao a p r e g o a -
da l iberdade de i m p r e n s a . Ou o jo rna l i s t a deve viver sempre 
a g a c h a d o , como os sapos dos p a n t a n o s , ou, se reagir , ser& f a t a l -
m e n t e v i t ima do es tadu lho ou do cano de fe r ro" . 

Assim encer rou sua exis tencla a t r l bu l ada o Leao do Norte . 
Divu lgaram-se , ao todo, 156 edigoes (Bib. Pub . Es t . ) . 

REVISTA ACADEMICA — E n t r o u em circulaQao o pr lmei ro 
n i imero (e l inico), "sob a compe ten t e diregao dos i lus t rados 
d r s . Gondim Fi lho, Laur indo Leao, Augusto Vaz, Neto C a m p e -
lo e Gerv^sio F i o r a v a n t i . Em cada p^g ina que se ab re b r i l h a m 
cen te lhas de inte l igencia dos seus d is t in tos co laboradores" . 
"En t r e out ros t r aba lhos a v u l t a m o do d r . C16vis Bevllaqua, so-
bre Brasi l e Uruguay , e o do eximio civillsta dr- G o n d i m Filho, 
sobre Protegao Possess6rla" ( Jo rna l Pequeno, 21 /8 /1912) . 

O TRIBUTO — Homenagem da Escola L i t e r i r i a Ribeiro d a 
Silva — Publicou~se no dia 7 de se tembro de 1912, fo rmato de 
28x18, com qua t ro p^ginas , sendo a p r imei ra ocupada com a efi-
gie do "quer ido p a t r o n o " . T r a b a l h o grMico da oficlna da A-
gencia Jo rna l i s t i ca P e r n a m b u c a n a . Pape l couch6. 

Abriu a poliant61a conciso panegir ico do famoso anlversA-
r i an t e , saudado , a seguir, em cronlcas ou n o t a s l igeiras, por 
M^rio L inhares , Pe t roni lo do Amara l , Joao LIclo Barbosa , Fe r 
n a n d o Griz, Ba l t aza r da C a m a r a , Hon6rio e Rau l Monte i ro , 
AntSnio Azevedo e outros , Inclusive sone to de Jos6 da Silva 
(Bib. Ptib. Es t . ) . 

A JUVENTUDE — Orgao da Sociedade Recrea t iva J u v e n -
tude — Acusado o a p a r e c i m e n t o do n^ 1 (sem chegar ao n° 2) 
do " in t e re s san te jo rna lz inho" , impresso "em bom papel e de 
va r i ada l e i t u ra" . DistribuiQao g r a t u i t a . P r e t e n d i a c i rcu lar 
m e n s a l m e n t e ( Jo rna l Pequeno, 16/9/1912) . 

O ECHO — Periodico, Li terdr io e Noticioso — Diregao de 
Cust6dio Carne i ro ; r eda to r -che fe — Alexandre B r a g a . Em for-
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mato de 32x23, a tres colunas, com quatro paginas, Impresso em 
bom papel, na Tip. Comercial, i rua de S. Francisco, 2-D, o pri-
meiro niimero foi dado a publico em setembro de 1912. Ao la-
do do titulo, a divisa: "A imprensa 6 a eucaristia do pensamen-
to' (Quintino Bocaiuva). 

Lia-se no artigo de apresentagao: "O nosso programa ser^ 
a defesa do nosso direlto e a ilustragao de nossos esplritos ain-
da fracos e §,vidos de luzes; rendemos homenagem ^s datas glo-
riosas de nossa alcandorada p^tria, cantamos com fervor as 
suas glorias e bradamos com entusiasmo contra os transgresso-
res de nossa lei social". 

No segundo niimero, de outubro, aparecia, como gerente, 
V. Teixeira. Entre os colaboradores contavam-se Getiilio C6-
sar, Mdrio I. Beiral (anagrama de AntSnlo Lima Rlbeiro Fllho), 
Cauby Pereira, Frederlco Codecelra e W. Silvestre Sobrlnho. 
Notlci^lo llgeiro e poucos anuncios (Bib. Plib. Est.). 

Embora faltem outros comprovantes, publicaram-se mais 
duas edl?oes d'O Echo, a ultima datada do m6s de dezembro, 
segundo o noticidrio do Jornal Pequeno. 

MERCURIC — Consagrado aos interesses do Com6rcio — 
Surglu em setembro de 1912, para publicar-se mensalmente, em 
formato grande, com quatro paginas a cinco colunas de com-
posigao. Impresso na Tipografia do Jornal do Recife, h rua do 
Imperador n^ 47, t inha redagao k rua da Imperatriz n° 15. As-
sinatura anual — 5$000. Tiragem declarada de 5.000 exempla-
res. 

Constava do editorial de apresentagao: " . . . ans iamos uma 
unica recompensa: a alentadora certeza de sermos titels ao Co-
m6rclo — um dos fatores do nosso engrandecimento e a que, 
em muito, se deve o caminhar progressivo dos povos — e aos 
nossos colegas, os obscuros, mas indefessos e impert6rrltos pa-
ladinos da cruzada serena do Trabalho". 

Na segunda edigao — outubro — abrlu o texto a nota a se-
gulr: "Nosso programa 6 este: batalhar, destemldamente, ab-
negadamente, pelo que conceme aos interesses do Com6rclo e, 
em particular, dos que nesse mesmo Com6rclo mourejam". 

Jornal bem felto e de materia variada, dispondo de poucos 
anljnclos, teve como objetivo primordial defender reivindlca-
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gQes dos comerci&rios, relat ivamente a horas de t rabalho e des-
canso dominical . Divulgou produgoes liter^rlas de S. L , UUs-
ses Sampalo e U. Ribeiro. 

O n° 3 do mensArlo s6 veio a aparecer em margo de 1913, 
t e rmlnando ai sua existencia (Bib. Pub. Est.) . 

O AGRARIO — Revista da Escola de Agricultura de Per-
nambuco — Apareceu em novembro de 1912, para publlcar-se 
mensa lmente . Diregao dos alunos Jos6 Constantino, Lulz de 
Pranga, Castelo Branco, Am6rico Montenegro, Marcelo Peres e 
Severino Mariz. 

A prop6sito, escreveu o Jornal Pequeno, do dia 12, acusan-
do-lhe o apareclmento: "J^ a feigao material , que 6 agraddvel, 
j ^ a colaboragao, que, conquanto para ela nao concorram t r a -
balhos de nomes conhecidos, ainda assim representa o fruto de 
um estudo bem feito, de uma investigagao cuidadosa e flna de 
Inteligentes alunos daquele estabelecimento. Oferece a leltura 
de bons artigos, de interesse vivo, tais como a lavoura s6ca, a 
cul tura do caf6eiro, a lavragem do solo e outras questoes de 
grande importancia" . 

Clrcularam mais duas edigoes, sendo o no 3 registado pelo 
mencionado vespertino, em sua edigao de 18 de Janeiro de 1913. 

1913 

INDICADOR DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE PER-
NAMBUCO — Publicagao Anual de Propaganda — Apareceu 
datado de 1912-1913, formato de 31x22, com 242 p^ginas de pa-
pel superior, sendo a capa car tol inada. ResponsAvel e editor 
— I . N6ri da Fonseca, propriet^rlo da tipografia s i tuada k rua 
Visconde de I taparica (atual do Apolo) ns- 49/51. 

I 

Vinha, consoante o editorial de abertura, preencher uma 
lacuna . Pernambuco preclsava de um 6rgao que bem informas-
se sobre o desenvolvimento da industria, com6rcio, agricul tu
ra , meios de t ransporte , condigoes higignicas, cultura, comodl-
dades e d ive r t imentos . . . Dai, a criagao do Indicador . 

Sua mater ia nao foi al6m da Uteratura Informativa e dos 
reclamos comercials. 
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S6 reapareceu — no 2 -— em 1916, tendo como novos edi-
tores proprietaries Eug6nio Nascimento & Cia., da Livraria (e 
tlpografla) Universal, instalada na Avenida Central (atual Ba-
rao do Rio Branco) . Com 222 p^ginas, dedicou 56 ao Estado de 
Alagoas. 

O 3° e ultimo niimero foi o de 1917, dedicando exclusiva-
mente a Pernambuco suas 248 p^ginas de informagoes comer-
cials e anuncios (Bib. Pub. Est.). 

O CARNAVAL — 6rgao Noticioso, Pilh6rico e Reclamlsta 
de uma Propriedade Anonima — Circulou no dia 2 de fevereiro 
de 1913, formato de 38x27, com quatro pAginas. Redator-chefe 
— Paulo Diniz; secret^rio — Llicio d'Alfombra (pseud6nimo de 
Frederico Codeceira). "Asslnatura k vontade do fregufes — Pu-
blicagao anual, na 6poca Momista". 

Afora o artigo-programa, ra ra materia carnavalesca Inse-
riu, al6m de um soneto do redator-chefe; duas sextilhas de 
N6s de Casa e algumas anedotas . O restante espago, quase trfis 
pdginas, encheu-se de anuncios (Arq. Pub. Est.). 

O CHIM — Orgao do Clube Carnavalesco Misto 18 de Mar-
qo — Niimero linico, ano I, publicou-se no dia 2 de fevereiro, 
comeQO do Carnaval de 1913, formato de 37x26, com quatro p i -
ginas de trfis colunas. Propriedade de Surdina; diretor — Pa-
cffico da Paz Cordeiro Manso; redator-chefe — Matuto Metido. 
Confecgao material da Tlpografla Moderna, k rua Duque de Ca-
xlas no 38. 

Seu programa, consoante a nota de abertura, era "rlr de 
tudo e de todas as coisas deste mundo". Completaram a p^gl-
na de frente os nomes dos componentes das tres diretorias do 
Clube. O espago restante constou de variada materia de fundo 
satlrico humorlstico. Trabalhos assinados, apenas, por Edno 
e A.A.. 

Nas mesmas condigoes, circulou outro niimero linlco, ano 
II, no Carnaval de 1914, a 22 de fevereiro, Inserlndo colabora-
gao de Gluck, David Costa, Janu^r ia da Silva, etc . 

O niimero linico do ano III ocorreu no Carnaval de 1915, 
a 14 de fevereiro, tendo sido impresso na Tlpografla Cha
teaubriand, k rua Duque de Caxias n" 25. Boa materia espe-
cializada (Arq. P6b. Est.). 
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O VATAPA — 6rgao das Baianas Cachoeiranas — Niimero 
unico, saiu a lume datado de 2/3/4 de fevereiro de 1913, for
ma te de 26x16, com quatro p&ginas de duas colunas. 

Apresentou editorial intitulado "Vai ou racha, ent ra ou 
arrebenta", seguido de l i teratura carnavalesca, constituida de 
soneto e cronica de Estanisl^u de Sousa; soneto de Bolem Ba-
lacho; cronica de Sancho Panga e notas ligeiras sobre o triduo 
de Momo (Arq. Pub. Est.). 

O SAPATO — <irgao da Tro^a Carnavalesca Sapateiros —• 
Sem indicio de editjao anterior, viu -se publicado o n° 2, ano II, 
a 2/3/4 de fevereiro de 1913, obedecendo ao formato de 32x21, 
com quatro p^ginas de tres colunas. Impressao em papel cou-
ch6. 

Divulgou interessante mat6ria dedicada ao frevo e a folia, 
incluindo a colaboragao de David Costa, Guedopolis, Vitopol-
wysch Faghslandow e Simao Pitorra (Bib. Pub. Est.). 

O COI6 — Jornal de humorismo e escandalos, surglu no 
dia 12 de abril de 1913, formato de 38x25, com quatro pAginas, 
continuando com oito. RedaQao instalada no Beco do Ouvldor 
(hoje, rua Marques do Recife) n^ 20. Propriet^rios — Jos6 M. 
Rosa e Adelino de Santana ; dire tor — Jos6 Bezerra. Assina-
va-se a lOfOOO, 5$000 e 3$000, respectivamente, por ano, semes-
tre e t r imestre . 

Como apresentagao, figurou a legenda de escabroso dese -
nho, em zincogravura, da primeira pS-gina, aqui reproduzida: 

"Eis O Coio presuncoso 
Ao lado de sua amada, 
Manso, firme, garboso, 
Deitando svm car tada . 

Neste extase de amores 
Nesta alegria sem par, 
Livre e isento de dores 
Veio a vida comegar!" 

Publlcou-se bissemanalmente, com a colaboragao, entre ou-
tros, de Frei Batoque ("Tipos & Tipos"); Jean Mason; Olho 
El^trico ("Felra de Caxangd); Dr. Piff Paff, ou seja, Jos6 Fi-
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gueiredo; Cruz Ribeiro; Juca das Neves; Dr. Tinisco; Sar the ; 
Manuel Firmino Ferreira; Louveland e Silva Regadas. Nao 
fal taram llustraQoes fesceninas. 

Desapareceu O Coio apos o n° 8, de 9 de maio, quando Jos6 
Rosa ficava sozinho no cabegalho (Bib. Pub. Est.). 

O PORVIR — Jornal Liter^rio — Apareceu o n° 1 a 14 de 
abrll de 1913, formato de 33x22, com quatro paginas de tres co -
lunas . Redator-chefe — Jos6 de Orange; redator-secret^rio — 
Bento Maciel; gerente — Orlando Dantas . Com redacao e ofi-
cina ^(Papelaria Brasil) d. rua Duque de Caxlas n" 10, assina-
va-se a 1$000 por ano, sendo impresso em excelente papel cou-
ch6. 

" • . . publicagao part icular e de propriedade de seus reda-
tores" — declarou o art igo-programa — transcreveria "trechos 
escolhidos de autores recomendaveis, publicando produgoes de 
seus assinantes, mediante apreciagao, e faria t r imestralmen-
te concursos a premio de produgoes ineditas". 

No segundo numero, datado de 31 de maio, o corpo reda-
cional foi acrescido dos nomes de Gelmirez de Melo, Severino 
de Albuquerque e Marieta Marques. 

O interessante jornal teve tamb6m a colaboragao de Paulo 
Moreira, Eduardo Lemos Sobrinho, Brito Macedo, Cleobulo de 
Aquino, BrAulio Fraga, Lino Quintas, Joaquim Lima e Severino 
Rodrigues de Barros. Ligeiro notici^rio e poucos aniincios. 

Suspenso, "em virtude de causas poderosas", reapareceu O 
Porvir — n° 1, ano II — em junho de 1914. Afastados os reda-
tores Albuquerque e Gelmirez, foram substituidos por Manuel 
Ferreira, Boaventura Tavares, H. Scares e Orlando Dantas, este 
substituido, na gerencia, por J . Vasconcelos. Um unico cola-
borador fora do quadro foi o poeta Tiago Vila Nova. 

Nao hd indicio de ter prosseguido a publicagao (Bib. Piib. 
Est.). 

O MUNDIAL — 6rgao de Propaganda Mutualista e Comer-
cial — Salu a lume no dia 26 de abrll de 1913, sob a direcao dos 
diretores da Garant ia Predial do Norte e Unlao Dotal Brasi-
leira, tendo como gerente Frederico Codecelra. Imprimiu-se na 
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tipografia de Julio Agostinho Bezerra, formato grande, de cin-
CO boas colunas, com quatro p^ginas. Redagao h rua 1° de 
Margo n° 1, sobrado. 

Com dois linlcos numeros publicados, a folha inseriu vasta 
materia de propaganda, sobretudo em forma literdria, al6m de 
anuncios, amenizando-a por6m, poemas e prosa de Frederlco 
Codeceira ou Ltkcio d'Alfombra, que era o mesmo; de Leonardo 
Xichita e Oscar M. 

O no 2 saiu a 29 de maio (Bib. Pub. Est.). 

MARIA — Revista Mensal Liter^ria, Apologetica e Noti-
ciosa — "Foi fundada em abril de 1913 pelos revdmos. padres 
Alberto Pequeno, Jos6 Pereira Alves, Jos6 do Carmo Barata e 
Guilherme Wassen, e circulou regularmente at6 maio de 1914" 
(1) . 

Suspensa, voltou a publlcar-se em abril de 1915, com sede 
cm Olinda. O n^ 4, datado de julho, com 16 p^ginas, capa slm-
b61ica, trazia o sub-titulo "Revista das Filhas de Maria". Dire-
tor — Padre Leonardo Mascello; secretArio — Padre Alfredo 
Xavier Pedrosa; gerente — Padre Henrique Vieira. Assinatura 
anual : comum 3?!000; de protegao — 10$000. Aprovagao ecle-
si6.stica. Trabalho gr^fico da Imprensa Industrial , no Recife. 

A publlcagao prosseguiu pelos anos afora, "formando (2) 
um rico, reposit6rio de apolog6tica mariana, defesa dos dogmas, 
haglografia, hist6ria em geral e missologia cat61ica". 

Em maio de 1917 assumiu a gerencia o Padre Euvaldo Souto 
Maior, passando a redator-secretArio em margo de 1922 e a di-
retor-gerente em agosto de 1939, j ^ promovido a Conego e per-
manecendo na fungao at6 novembro de 1943, quando faleceu, 
sendo substituido por sua irma Maria Adalglsa Souto Maior 
Genn-

Ausentando-se o Padre Mascelo, assumiu a diregao, em Ju-
nho de 1920, o Cfinego Xavier Pedrosa, que passou a designar-se 
redator-chefe em agosto de 1939, assim mantido at6 maio de 

(1) At6 al, em vista da inexlstencia de comprovantes, a InrormaQao 
do livro "Letras Cat61icas em Pernambuco", do Conego Xavier Pedroea. 

(2) Autor e obra citados. 
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1952, quando morreu, substituindo-o o C6nego Eust^quio de 
Quelroz. 

A sede da publicagao transferiu -se para o Recife em outu-
bro de 1919, funclonando a redagao na rua Conde da Boa Vista 
nP 640, depols na Praga Maciel Pinhelro n^ 54, 2° andar ; na 
Avenlda Rosa e Sllva n^ 1616 e, finalmente, na Avenlda Conde 
da Boa Vista n^ 1477. No princlpio, a reda?ao locallzava-se no 
Semln&rlo de Ollnda. 

A part i r de 1924, mudou o sub -titulo para "Revista das Con-
gregagoes Marianas" e, no periodo de 1935 a 1939, dizia-se "Fl-
llada d. Assocla^ao Jornalistlca Cat611ca". 

Veio a al terar-se a tabela de asslnaturas em Janeiro de 
1925, flcando asslm organlzada: anualldade simples — 5$000; 
de protegao — 20$000; semestre — 3$000; niimero avulso — 
$400. S6 em 1946 ocorreu nova modificagao: asslnatura anual 
simples — Cr$ 15 (3); de protegao — Cr$ 20; preQo do exem
plar — Cr.$ 1. Em Janeiro de 1949: simples — Cr$ 20; de pro-
te^ao — C r | 25; bemfeitores — Cr$ 100; perp6tuas — Cr$ 500. 
Em 1952: simples — Cr$ 25; de prote?ao C r | 50. 

At6 outubro de 1940, Maria fol confeccionada na Imprensa 
Industr ial ; transferlu-se, entao, para a oflcina do Jornal do 
Commercio, voltando d. primltiva em julho de 1945, para final
mente , ser Impressa, a part i r de outubro de 1948, na tlpografla 
do Diario da Manha. 

A16m dos nomes figurantes na equlpe redaclonal, a revista 
Inseria, desde o inlcio e de substltuigao em substituicao, t r a -
balhos, em prosa ou verso, dentro do programa enunciado, de 
Caltano Galhardo, M^rio C61io, Ignotus; Dulce Celeste; Miles 
Christi, Jona tas Serrano, Max; Emillo d'Alva; Recife-Noel 
(pseudfinimo de Raquel Lima), Padres Gonzaga Cabral, Matlas 
Frelre, Antfinlo Magalhaes, J . Benigno de Lira, Bernardino de 
Carvalho e Foulquier; Domingos de Albuquerque, Tomaz de 
Aquino, M. Cacilda Santos, Claudia Seve, Eurlpedes Cardoso 
de Meneses, Gulomar de S& Fontes, Frel Romeu Per6a, Paulo 
de Damasco, Padres Leopoldo Aires, Dubois, Carlos Borromeu, 
Henrique de Quelroz, Isnaldo Fonseca e M. Montelro; Neusa 
Mouslnho, Monsenhor Francisco Sales, Lamart ine Vasconcelos, 

(3) O padr&o Mil R6is mudara , desde 1942, para Cruzeiro. 
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Maria Jos6 de Jesus, Diessa, Monsenhor Jos6 Landim, Conego 
Pedro Adriao, Jos6 Mariz, Monsenhor Jos6 Olimpio, Manuel 
Cirilo Vanderlei, Amelia e Alaide Negromonte, Maria Jos6 A-
guiar, Eust6rgio Vanderlei, Joao Pinheiro Lira, Armando Mala, 
Teresinha Caldas, etc. 

Vale salientar a colaboraQao da poetlsa Virginia Candida 
de Figueiredo, desde os prJmelros niimeros, ininterruptamente, 
at6 1954 (e alnda alguns anos depois). Outra colaboradora de 
m6rito foi Odete Mesquita, so aparecida, a partir de 1939, sob 
OS pseudonimos de Maria de Ipojuca e Clara Lucia, com o pri -
meiro assinando cronicas e, depois, "O Conto do M6s", e, com 
o segundo, paginas de entretenimento para crianQas. Enquan-
to isto, divulgava-se a se?ao de notas ligeiras "Respigando", 
que permaneceu de 1918 a 1954, com a assinatura de Ruth 
(pseudOnimo usado pelo Cfinego Xavier Pedrosa). 

Outras seQoes mantidas, algures, pelo magazine: "Paglna 
Catequ6tica"; "Notas e Fatos"; "Noticlas Missionarias"; "Da 
Agenda Mariana"; "GraQas" e um "Quadro de honra dos pro-
tetores da revista". A exemplo do que fizera em 1920, ficando 
na primeira novela, Maria transcreveu, em forma de livro, oara 
recortar e brochurar, a comegar de agosto de 1938, a "Vida de 
Sao Judas Tadeu" e, desde Janeiro de 1946, a novela "No tur-
bilhao do mundo", de Joao Carlos Moreno. 

Clrculando em edigoes que variavam de 20 a 30 paglnas, 
ocorreram, entrementes, numeros especials, a saber: setpmbro 
de 1922 — Centenario da Indep°nd6ncia; agosto de 1924 — 
Centenario da Consagragao da Diocese de Olinda ao Coracao de 
Jesus, com 52 paginas; outubro de 1926 — Centenario de Sao 
Francisco; Margo de 1938 — Jublleu de Prata de Maria, e ou
tras (4). 

Nada obstante as assinaturas de protegao, a revista vivla 
em dificuldades, em virtude da constante alta do prego da Im-
pressao, fazendo constantes apelos pr6-admlssao de novos as-
sinantes. Ao findar o ano de 1951, chegou a anunclar uma sus-
pensao, devido k falta de meios para prosseguir a Jornada. Nao 

(4) Em Janeiro de 1925 (conforme o Jomal do Commercio do dia 29), 
saiu a lume, tambem, o Almanack da Revista Maria, para distribulQao entre 
OS assinantes. Divulgou importantes informaQoes .sobre o ano reli^oso. efe-
m6rides e variedadee. A edigao esteve a cargo do Conego Xavier Pedrosa 
e do Padre Euvaldo Souto Malor. 
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suspendeu, todavia, porque os ultlmos apelos foram em par te 
a tendidos; mas a circulagao passou, em 1952, a ser b lmest ra l . 
Tomou novo alento e at ingiu dezembro de 1954 (5) Bib. P<jb. 
Est.) (6) . 

HELIoPOLIS — Rcvista de Artes e Letras — Comegou a pu-
publicar-se em abril de 1913, formato de 23x16, com 20 p^glnas 
de texto, utilizando papel couch6, e capa car to l inada . Apurado 
t raba lho gr^flco da Llvraria Contemporanea, de Ramiro & Fi -
Ihos, k rua 1° de Marqo. Corpo redacional — Agripino da Silva, 
Mario Llnhares, Costa Rego Junior, Silva Lobato, Raul Mon-
telro, Rodovalho Neves, Ulisses Sampalo, Paulino de Andrade, 
Eiadlo Ramos, Mariano Lemos, Umberto Carneiro e Ten6rio de 
Cerqueira. 

Segundo o editorial de apresentagSo, firmado por M&rio 
Llnhares, a re vista surgia "apare lhada pa ra as jus tas ensar i -
ihadas do Pensamento , revestlda da Intransigfincia dos mals 
saos e dignlflcadores prlnclplos", acen tuando: "Nao a an lma 
o sopro de futeis e sorrateiras veleidades; inf lama-a o esto da 
luta em que se empenham, golpeantemente, todos os espiritos 
Impulslonados pela forQa dos ideals superiores". Conclulu de-
clarando levar "na lma a fortalecedora esperanpa de ter, como 
um supremo conforto, nas horas de quebran tamento , o viatlco 
da s lmpatia publica". 

Na ult ima paglna vinha o Regulamento, de acordo com o 
qual o magazine nao t inha dlretor, mas sim tesoureiro; era 
mant ido por contribuigao dos redatores, a razao de lOSOOO m e n -
sals, e pelas ass ina turas . Cada ediQao ficava a cargo de uma 
comlssao de tres membros, escolhldos em reuniao do corpo r e 
dacional, mediante escrutinio secreto. Todavia, a comlssao dl-
rctora, composta de Costa Rego Junior . Mario Llnhares e Raul 
Montelro, permaneceu at6 o flm da publlcagao. Tabela de a s 
s ina turas : anual — 5$000; semestral — 3S000. Preco do exem
plar — $500. 

HeIi6polis teve a melhor receptividade possivel nos clrcu-
los intelectuals, sendo muito bem t r a t a d a pela Imprensa dia-
r la . Circulou regularmente, man tendo o r l tmo Iniclal, a lgumas 
paglnas impressas a cores, com um suplemento em papel asse-

(5) Prosseguiu em 1955, nao mais se detendo at6 hoje . 

(6) Colecao desfalcada. 
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t inado, dest lnado a anuncios, e uma folha de cartolina esp)e~ 
clal, ao centro, sob o t l tulo "os de casa", exiblndo retratos a 
bico-de-pena ou car icaturas executados, por Lob (Silva Loba-
to), J. Plnhelro ou Craion (Abelardo Mala ) . Nas capas apare -
ciam fotogravuras de indivldualldades de projegao nacional, ao 
passo que outras , de colaboradores, l lustravam o texto . 

Ao at ingir o n^ 8, desfalcou-se a equipe responsAvel pela 
redagao, com a salda de Rodovalho Neves (que deixou a glcba 
para ir instalar-se no Rio de Janeiro) e, em margo de 1914, ja 
nao constavam do cabegalho os nomes de Paulino de Andrade, 
Eiadio Ramos, Mariano Lemos e Ten6rio de Cerqueira. Enquan-
to isto, en t r a r am a figurar como colaboradores Julio Pires Fer-
reira, Manuel Arao, Franga Perelra, TeotSnio Freire, Alfredo 
de Carvalho, Artur Muniz, Gongalves Mala, Alfredo de Castro, 
Far la Neves Sobrinho e Padre Leonardo Mascello. 

A segunda alteragao veriflcada no corpo redacional nao foi. 
todavia, ato paclfico, mas fruto de desavenga suscitada em 
torno do tltulo da revista, que Mariano Lemos resolvera regls-
ta r como de sua exclusiva propriedade. Houve gestos de con-
t rar iedade, de modo que a tu rma de redatores ficou reduzida a 
sete elementos. Mais adiante , em Janeiro de 1916, Umberto 
Carnelro era substituldo por Eustaquio Gomes e, no mes de a-
bril, aparecia, no quadro, um novo redator : Araujo Fi lho. 

At6 dezembro de 1914, o bem feito 6rgao literario editava-
se mensa lmente . No ano subsequente, s6 circulou tres vezes: 
em abril, julho e outubro, com maior quant idade de pAglnas, 
o que aconteceu, Igualmente, em 1916: edig5es de Janeiro, abrll 
e agosto. Ocorreram, em 1917, apenas dols niimeros: o de Ja
neiro e o de abril, sendo este o 29°, ultimo publicado; quando 
escreveu a redagao: 

"Quatro anos de vida numa revista l i teraria! fi de maia. 
Ainda n e n h u m a chegou la. Ningu6m conseguiu, alnda, esse 
milagre em Pernambuco" . 

Cada mes de abril — mes de anlversario — aparecia Heli6-
polls em edigao volumosa. A derradeira foi recordista, salndo 
com 70 paglnas, todas clrculadas de l inhas, mals a capa e di-
versas outras de publlcidade comerclal. 

Afora OS nomes ja menclonados, a revista contou, alnda, 
com OS segulntes colaboradores: Olegarlo Mariano, Llns e Sil • 
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va, Belmiro Braga, Assis Chateaubriand, Odilon Nestor, Faria 
Neves Sobrinho, Joao de Lourengo, Antonio Drumond, Silveira 
Carvalho, Julio Maciel, Ot^vio de Freitas e, na ediQilo final, Pe-
droso Rodrigues, Rosdlia Sandoval (pseudonlmo da poetisa a-
lagoana Rita de Abreu), M^rio Sette, Joao Barreto de Meneses, 
Lucilo Varejao, Laiete Lemos, Esmaragdo de Freitas e Aires 
Palmeira (como se asslnava o poeta piaulense Jos6 Augusto de 
Sousa) (1) Bib. Pub. Est.). 

Trinta e tr§s anos decorridos, precisamente em margo de 
1950, houve uma tentativa no sentido de fazer reaparecer He-
liopolis, iniciativa na qual se empenharam os antigos redatores 
Araiijo Filho, Costa Rego Junior o Mariano Lemos. Ficou so 
na tenta t iva . 

O BONDE ELfiTRICO — Livro de Sortes — Publlcou-se em 
junho de 1913, formato de 19x13, sob a diregao de Felizardo 
Perp6tuo, reunindo 100 p^ginas, inclusive a capa, esta osten-
tando desenho de um bonde puchado por uma flla de burros e 
homem em p6, a duas cores. Papel bouffand. Preco do exem
plar — l.?000. ConfecQao da Imprensa Industrial, h rua Vis-
conde de Itaparica ns . 49/51. 

Iniciavam o texto quatro p&glnas em versos, de apresen-
tagao, seguindo-se um "Floril6gio Sanjuanesco — Livro para 
Saloes — Nos divertimentos de Santo AntOnlo, Sao Joao e Sao 
Pedro"; Sortes Sortidas e uma parte de li teratura, intl tulada 
"F F F F e R R R R", contendo prosa e verso de Elpldio Bra-
sil, Crispiniano Buarque, Dulce Dolores, Luna Junior, Alda Ilza, 
Eust6rgio Vanderlei, Manuel Ferreira e outros (Bib. Piib. Est.). 

f 

O MATA MOSQUITOS — Livro de Sortes de Frei Gravatd 
e Z6 Mosquito — "Abracadabrante e Primoroso". Sortes "de-
slnfetadas e manlpuladas no laboratorio qulmlco de Chlste-
Verve", por dois "not&veis higienistas modernos de maior re-
putaQao mundial" . Publicado em junho de 1913, reuniu 96 pd-
ginas, formato de 18x12, e capa com desenho de mata-mosqui
to, em duas cores. Trabalho grS.fico da "Imprensa Industrial". 

(1) "A revlsta Heliopolis, mesmo com o seu aspecto bur^ues, chesrando 
a sair com capa dourada, fol o que de mais s^rio apareceu. no Recife de 
outrora, com o nome de revi.sta" — Silvino Lopes (artigo no Boletim da Cl-
dadc e do Porto do Recife, edl?&o de outubro/dezembro de 1941) . 
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Toda a mater ia do interessante jornal, edigoes afora, 
constituiu-se de blagues, historietas, anedotas, ditos, a segao 
*'Ha nuncios analfabeticos", tudo vasado no mais sadio 
humorlsmo, entremeado de boa satira, pondo em ridlculo os 
figuroes da administragao decaida. A prosa ligeira, seguia-
se o verso chistoso. 

Alem da mater ia geral sem assinatura, Sa Poty assinava 
cronicas e poesias cheios de verve, lendo-se, igualmente, pro-
dugoes de Pindaro Barreto de Meneses, Cromwell Leal, Ze do 
Norte, Leo Dlopo, Chopp Nhauer, Mario Marmelo, Mr . Brown, 
Eduardo, Ja ime Giz, Juca do Morro, e tc . 

J a caminhando para o fim (novo prego do numero avulso 
— 100 reis), abriu a segao ' 'Culonia de Portugali — Diretoire, 
Antonio D i a s ' \ Modificou-se, por sua vez, o cabegalho, pas-
sando a figurar aos lados do ti tulo dois desenhos, em zinco-
grafia, representando O Fujao e O Rebocador. A par dos 
anuncios, em quant idade reduzida, ocorreram dois concursos, 
pa ra a eleigao da '*melhor cerveja" e do *'melhor cafe". Poucos 
cliches i lustravam a ma te r i a . 

A publicagao ul trapassou o ano de 1931 sem interrom-
per a numeragao e prolongou sua existencia a te o n . ^ 20 
de 9 de maio (Bib. Piib. E s t . ) . (1) 

A LUTA — 6 r g a o da Uniao dos Operarios Catolicos de 
Pernambuco (com aprovagao eclesiastica) — Surgiu no dia 
8 de dezembro de 1930, formato de 48 x 30, com quatro pa-
ginas de quatro colunas a 14 ciceros, ladeado o titulo de 
simbolos de t raba lho . Diregao do conego Joao Olimpio; 
gerente Eugenio Bandeira dos Santos, funcionando a reda-
gao n a rua da Piedade n .^ 59. Tabela de ass inaturas: Ano 
— lOSOOO; semestre — 5$000; de protegao: 20$000 e 10$000, 
respectivamente; gratis aos operarios. 

Destinava-se, consoante a apresentagao, "ao aperfei-
goamento moral e intelectual*' da classe proletar ia . 

(1) A colegao manuseada acha-se desfalcada dos n.^s 1 e 2, en-
contraveis na biblioteca da IPHAN-Recife. 
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A PISADA — Fol apresentado atrav6s do segulnte aniin-
clo: "Qual 6 o melhor llvro de sortes deste ano? A Pisada, edl-
q&o original de Juca Palheta. Oferece um prdmlo de 150$000, 
uma cole?ao de disparates rimados — "Nao se Impresslone" — 
e a "Cabala de Frel Matlas" ou o melo certo de acertar na lo-
terla" (Jornal Pequeno, 10/6/1913). 

O BEM-TI-VI — Peri6dico Humorfstlco, Literirio e Noti-
cioso — Apareceu no dla 10 de junho de 1913, tendo como pro-
prietarios: Drs. Pizada e Pimentao. Formato de tr6s colunas, 
com oito pAginas. A redagao confundla-se com a tipografla 
onde era impresso, de J . Agostinho Bezerra, t rua de Sao Fran
cisco n° 2-B. Asslnaturas: ano — lOSOOO; semestre — 5$000; 
trimestre — 3?000. Prego do exemplar — 100 r6is. 

Declarava o artlguete de apresentaQSo: " . . . fa larS, de tu-
do, procurando, com a sua verve, curar os sofrlmentos alhelos, 
as mdguas Incontldas, as dores e as saudades". 

Segulu-se a publicaQao irregular, embora pretendesse salr 
bl-semanalmente. Usou, em geral, linguagem Ucenclosa, des-
bragada, com charges fesceninas na prlmeira p5,glna, incluln-
do, por6m, de vez em quando, um soneto lirico de Anibal Cruz 
Rlbeiro, o mesmo Labina Oribier de versinhos chulos. Foram 
outros colaboradores: Z6 Garanche, Jansen de Capistrano, Asl-
lado, Pragamyo, com a "Semana a prelo"; Z6 dos Cinemas, Juca 
das Neves, Pedrosa, etc. SegOes havia como estas: "Notas bre-
jelras", "Palmatoadas" e "Vida mundana", n&o faltando, t am-
b6m, a "Cartelra de Oedipo". 

O segundo dos proprietaries, que se chamava, na vida s6-
rla, Izldoro Marlnho Campos, fol substltuldo, no n^ 7, por Olho 
E16trico; depois, acrescentavam-se ao cabegalho: Dlretor — 
Gil Val6rio; gerente — Zeca Lima; rep6rter — Lord. 

Nao teve existfencia multo curta O Bem-tl-vl, cujo liltlmo 
numero, o 16°, saiu no dla 7 de outubro (Bib Pdb. Est.). 

DOUTORES DA MODA — Livro de Sortes para as Noites 
Sanjuanescas — Entrou em circulagao, tendo como organlzador 
Cadete Quincas, repleto de mat6rla de boa leitura, da Utera-
tura ao humorismo, acompanhando-o um disparate com vlnte 
perguntas, Intltulado "Os dois surdos" (Jornal do Recife, 12/ 
6/1913). 
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O DR. PISADA — Apresentou-se, finalmente, para as noi-
tes festivas de Sao Joao e Sao Pedro, esse livro de sortes, redl-
gldo por Zeca-Melo, contendo materia variada, farta colabora-
?§,o e, entre as cangonetas estampadas, a popular "Caraboo". 
Plgurou na primeira p^gina "um smart em tinta azul sobre 
fundo amarelo" (Jornal Pequeno, 21/6/1913). 

UNIAO CIVICA BENEFICENTE — Jornal mantido pela As-̂  
soclagao de Assistencia Mutua, rec6m-fundada, salu a lume o 
1)9 1, segundo o noticiArio do Jornal Pequeno, de 21 de junho 
de 1913, sem mals pormenores. 

O FALLADOR — Periddico Literdrio, Humoristico e Noti-
cioso — Entrou a circular no dia 21 de julho de 1913, formato 
de 38x25, a tr§s boas colunas de composigao, com oito p^ginas, 
sendo impresso na tipografia de A. Llns Vleira, k rua do Im-
rador n^ 49, instalada a redagao no Beco do Ouvidor (hoje: rua 
Marques do Recife) n° 20. Proprietdrios: Ze K. Lunga e Chico 
Gordo; rep6rteres: Lorde e Teu Tio. Asslnava-se a lOfOOO, 5$000 
e 3$000, respectivamente, por ano, semestre e trlmestre, cus-
tando 100 r6is o niimero avulso. 

Sem artigo de abertura, manteve, nas poucas edlgoes vi-
vldas, llnguagem licenclosa, dlvulgando reportagens de escan-
dalos, segoes debochadas e desenhos de cenas amorosas, com 
legendas amorals. 

Extraordinariamente, a edigao de 16 de agosto dedicou a 
primeira pd,glna ao trucidamento do jornalista Trajano Cha
con, com o respective cliche e artigo vibrante de exprobragao 
do crime. 

Clrcularam, apenas, sete numeros, at6 26 de agosto, flcan-
do suspense O Fallador, preclsamente quando os proprietaries 
passaram a ser dlho Eletrico e Lord, entrando Zeca Lima para 
a gerfencia. 

Reapareceu — n" 1, ano II — no dla 9 de Janeiro de 1914, 
felto "proprledade de uma sociedade anonima"- Acrescentara 
ao sub-titulo: "Crltlco e Buligoso". Consoante uma Declaragao 
da tercelra pAglna, a folha sucedla a O Pimpao, continuando 
a dirigir a redagao o academico Oscar Cavalcanti, que fora pro-
prlet^rio do outro. 
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Nao teve gxito, Igualmente, a segunda fase d'O Fallador, 
que manteve o mesmo programa da prlmelra fase e nao passou 
do no 5, de 17 de feverelro (Bib. Pub. Est.). 

A MUTUA PREDIAL DO RECIFE — Boletlm de propagan
da da sociedade anSnlma de construQoes e prfimlos, de nome 
aclma, comegou a publlcar-se em agosto de 1913, nao exlstindo 
comprovantes das clnco prlmelras edlQoes. 

Clrculou o no 6, ano II, em marQo/abrll de 1914, obedecen-
do ao formato de 37x23, com olto p^glnas, Impresso em papel 
superior. A edlgao segulnte, de no 7, fol datada de setembro, 
tendo apenas quatro p6,glnas. Nenhuma outra mater ia velcu-
lou, a nao ser literatura prediallsta (Bib. Pub. Est.). 

Alnda se publicou o n° 8, ano III, registado pelo Dlario de 
Pernambuco, em sua edlgSo de 30 de margo de 1915. 

O LABARO — drgio da Sociedade Liter&ria Joaquim Na-
buco, do Col^gio Americano Batista — Surgiu no dla 4 de se
tembro de 1913, formato de 31x21, com quatro pdglnas de duas 
colunas largas (depols substituldas para tr6s normals) . Dire -
qao de Osvaldo Sllva, redator-chefe Gllberto Freire. 

"O nosso flm primordial — dlzia no artlgo de abertura — 
6 honrar a saudosa memoria do nosso Inesqueclvel patrono, o 
Inslgne braslleiro cujos sublimes feltos permanecem alnda In-
del6veis na hlst6ria pdtrla, tomando-o como o mais perfelto 
modelo a seguir". 

A segunda (e ultima) edlQao do ano clrculou a 4 de outubro. 

Constltula-se a materia d'O Labaro de produgSes dos es-
tudantes e notlclArlo das ativldades da Sociedade e do Col^glo. 

Suspense, reapareceu, em nova fase, a 20 de Julho de 1916, 
com oito p^gjnas, ainda sob a chefia de Gllberto Freire, tendo 
como secretario Calo Cavalcantl e gerente Munguba Sobrinho. 

Clrculou, no ano segulnte, com certa regularldade, sendo o 
secretArlo substltuido por A. Mesqulta. Na edlgao de 26 de no-
vembro de 1917 velo estampado o cliche do grupo de bachar61s 
em cienclas e letras entao formados, entre os quals o atual so-
cl61ogo Gllberto Freire. 
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S6 reapareceu no dla 28 de mareo de 1919 — n° 1, ano v — 
com oito p^ginas, sob a diregao de Jos6 Vanderlei, Ant6nio Bar -
ros e Osiris Caldas, os dois liltimos com re t ra tos es tampados . 
Colaboragao, en t re outros, de D6bora Montetro . 

Publlcou-se outro niimero a 30 de maio do mesmo a n o . 

Decorreu longo periodo e O Labaro voltou ao manuselo do 
pesquisador, com o n^ 3, ano XXII , de 31 de julho de 1936, sob 
a diregao e redagao de Belmiro Sampaio . Colaboragao de Car
los Dubois, Benjamin Andrade, J o n a t a s Braga, Estacio Cardo
so e Ant6nio Costa. Das qua t ro p^ginas de entao passou pa ra 
doze no quinto numero, de 21 de novembro. E parou, voltando 
a publicar-se — ns- 1 e 2 — nas da tas de 14 de junho e m6s 
de novembro de 1937, com seis pAginas, tendo como diretor e 
reda tor Josias Moura Gomes. 

Perslst indo a falta de comprovantes, s6 foi posslvel avls tar 
outro exemplar d'O Labaro correspondente ao ano de 1953, mfes 
de outubro, n^ 2, ano XL (1), edigao dedicada ao Ex-Aluno, 
com oito p6,ginas, impressa em papel especial- Diregao da So-
cledade Liter&ria Joaquim Nabuco, que t i nha como presldente 
Jerson Maciel Neto; reda tor — Jos6 Barros de Moura. Inseriu 
colaboragao dos ex-alunos Marcos Suassuna, Munguba Sobri-
nho , Elijah von S'hosten, Estacio Cardoso, Washington M. de 
Amorlm e Aucopin, no tas e reminlscencias, tudo l lustrado com 
fotograflas an t igas . 

Els, f inalmente, aparecido e manuseado o n" 1, ano XLI, 
d'O Labaro, de junho de 1954, tendo por sub-t l tulo "Boletim 
da Socledade Liter^ria do CoI6gio Americano Ba t i s ta" . Coni 
qua t ro pAginas de quat ro colunas, formato de 32x23, imprlmiu-
se na oficina gr^fica de Mouslnho Artefatos de Papel L tda . , 
s i tuada ^ rua do Aragao n^ 89. Diregao de Joao Alexandre Bar -
bosa. Clrculagao In te rna . 

Sua mat6r ia principal constou de produgoes assinadas pelo 
diretor e por Elmir Ramalho , Genival Costa e Silva, J . F . R. , 
Jorge Eduardo Vanderlei, Cherobino V. Guimaraes e Gadiel 
Perrucl, que langou um apelo, j un to aos colegas, no sentido de 
cooperarem para maior vigoramento da Socledade Llter&ria 
Joaquim Nabuco (Bib. Plib. Est.). 

(1) A ediQao de 1953 foi o unico exemplar d'O Labaro encontrado n a 
Blblloteca do Col6glo Americano Ba t i s t a . 
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HONORES ACCIPE — Homenagem da Escola Li ter i r ia Ri-
bciro da Silva — Poliant61a de 7 de setembro de 1913, apresen-
tou-se em formato de 28x20, com quatro p^glnas, papel supe
rior, impressa na tipografla de Julio Agostlnho Bezerra. 

Exibiu, de frente, cliche do "querido homenageado". As 
p^ginas rcstantes dlvulgaram crOnicas e notas ligeiras em torno 
do anivers^rio natallclo do professor Ribelro da Silva, motivo 
da publicaQao, assinando-as Raul Monteiro, Joaquim Lima, 
Fernando Griz, Baltazar da Camara, Mdrio Linhares, P6rclo 
Moreira e outros (Bib. Piib. Est.). 

O FLORETE — drgao Literdrio, Critico e Noticioso — Com 
redagao instalada na Farm^cia Arraial, em Casa Amarela, sur -
giu a 13 de setembro de 1913, feito quinzen^rio, depols s e m a n l • 
rio, com quatro paginas, depols seis, a trfes colunas de composi • 
gao. Diretores — A. Ferreira e Sebastiao Cabral Pontes; reda-
tor-chefe — Edgar Neto; secretArlo — Gaspyar Guimaraes. Im-
pressao, em papel couche, na tipografla d'O Tempo, k rua do 
Imperador n^ 39. 

Lia-se no artigo de apresentagao: "Sera uma arma que le
va r i flores, somente flores, para espargir sobre as cabegas gen-
tls de suas leitoras". 

Publicou-se regularmente, Inserlndo produgOes dos redato-
res e de R. Danilo (pseudonlmo de Arllndo Moreira Dias), Mau-
zolina, Barbosa Neto, Alzira Vldal Guimaraes, Guiomar de Car-
valho e outros plumltlvos, terminando com noticl^rio e alguns 
anuncios. 

Durou pouco O Florete, cujo ultimo numero deve ter sido 
o &>, datado de 26 de outubro (1) (Bib. P6b. Est.). 

O TEMPO — Orgao do Centro Literdrio Dantas Barreto — 
O no 1 publicou-se a 5 de outubro de 1913, formato de 31x21, 
com quatro paginas de duas colunas a 14 ciceros. Redator-che-
fe — Asdrubal Vilarlm; secretdrio — Costa Monteiro; comlssao 
redacional "para o mes de outubro": academicos Jos6 Neves 
Daltro, Costa Monteiro, Jos6 Sodr6 da Mota, capitao AntGnio 

(1) Durante varies dias, no mes de dezombro do 1913, o diario O Tem
po publicou o Aviso a seguir: "A gerencia d' O Tempo precisa se entender 
com o tesoureiro d'O Florete, que se edita em Casa Amarela, ou quern suas 
vezes fizer, a negoclo de seu particular interesse. O convite 6 urgente". 
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Llns Caldas e Georgino Mart ins. Assinatura trimestral — 
1$000; numero avulso — 100 r61s. 

Lla-se no artigo de apresentacao, intitulado "O soergui-
mento d'O Tempo": "Nao procuraremos macular os esplendores 
da nossa doutrina com os interesses mesquinhos da politica. 
A nossa pena s6 se levanta para defender o que 6 puro, o que 
6 admiravel, o que 6 magistral, a ld6ia. Os nossos c6rebros so 
possulrao no seu Interior, aureolados pelos raios da ilustracao 
juvenll, OS pensamentos verdadeiramente impolutos. 

A edlcao de estr6ia, que foi, prov^velmente, linlca, divul-
gou produ?oes de alguns dos redatores; notlcl^rio, e iniclou um 
concurso de beleza feminina (Bib. Pub. Est.). 

O FEITOZENSE — Revista Literdria, Recrcativa e Noti-
ciosa — Destinada a publicar-se quinzenalmente, saiu o prl-
meiro numero a 18 de outubro de 1913 (Informagao do Diario 
de Pernambuco do dla 23), sob a diregao de Joaquim Lima; re 
datores — Trajano Rodrlgues, Fernando Gomes, Amaro Oli-
veira, Mateus Tartaruga e Manuel Reinaldo; gerente — Augus-
to Mendes. 

Primeiro comprovante encontrado foi o n° 4, de 30 de de-
zembro. Apresentou-se em formato de 33x23, com quatro p&-
glnas de tres colunas, sendo Impresso, utilizando papel couch6, 
na oflclna gr^fica de Julio Agostinho Bezerra. Redacao ins-
talada na rua Nova do Feitosa n*' 67. Assinatura trimestral — 
1$000. 

A publicagao prosseguiu em 1914, s6 avistados, entretanto, 
exemplares dos ns . 13, de 30 de maio, e 17, de 31 de julho. Tor-
nara-se "6rgao do Gremio Silv6rio de Farias", assumlndo o pa-
trono, tamb6m, a diregao da folha. 

Sua materia constava das secoes "PSgina azul"; "Reta-
Ihos"; "Postal"; "Matando o tempo", de charadas, a cargo de 
Manuel Reinaldo; "Cota", crSnica de Luiz Lourelro; "Pensa
mentos"; "Noticiario"; mais a colaboragao de Fausto Rabelo, 
Esdras Farias, Oscar Nunes de Amorim, Tito Manta, Pruden-
ciano de Lemos, Alfcio, Silv6rio e Omonja (Bib. Piib. Est.). 

Faltam notlcias de haver ou nao continuado a publicagao. 
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O ARRABALDE — 6rgao Litero-Elegante — Apareceu a 
lo de novembro de 1913, formato de 30x20, com quatro piigi-
nas de trcs colunas. Redatores: Moreira Cardoso, Costa Mon
teiro, Durval C6sar, Eduardo Cunha (so at6 o nO 2), Monteiro 
Filho, Oscar Ramos e Benedito A. Monteiro. Publicagao quln-
zenal, assinava-se a 2$000 por trimestre, sendo a redagao lo-
calizada no Sancho (Tigipio), k Avenida Barros Rego n^ 9-

No "Artigo sem fundo", dizia o editorialista de 17 anos, tal 
a idade, em m6dia, dos componentes do corpo redacional: "O 
nosso programa 6 agradar as leitoras e aos leitores, maxima &,s 
leitoras". Que tivessem cuidado os colaboradores, pois seriam 
condenados t cesta os artigos que ofendessem ^ Gram^tica e ao 
Bom Senso. . . " 

Constituiu~se a materia d'O Arrabalde, em sua breve exls-
tSncla, de produQoes liter^rias, em prosa e verso, da turma res
ponse! vel e de Olga Serrano, Judlte Alva, Epifanio Braga, Pau-
slUpo da Fonseca, Cust6dio Carneiro, P6rclo Moreira e J . F . 
Mulatinho. Havia, tamb6m, "Garnet elegante", "Notas subur-
banas", outras noticias locais e at6 um "plebiscito elegante", 
que findou ao principlar. 

Nao passou o interessante quinzenArio do n° 4, datado de 
17 de dezembro. A primeira edigao salu da oficlna gr^fica da 
Papelaria Brasil, de Olimpio Brederodes & Cia., k rua Duque 
de Caxlas ns . 10/12. As demais foram impressas na Tipogra-
fia Chateaubriand (Bib. Pub. Est.). 

O ANDARILHO — Jornal Humorfstico, Crftico e Noticioso 
— Destlnado a publicar-se semanalmente, saiu o primeiro nu-
mero no dla 1 de novembro de 1913, formato de 35x24, com 
oito p^ginas. Impressao da Tip. e Pap . Brasil, de Ollmpio Bre
derodes & Cla., k rua Duque de Caxlas ns . 10/12. Asslnatura 
trimestral: 1$200. Caixa de correspondencias k rua de Sao 
Francisco n^ 2-B. 

" . . . m a l s um combatente, mais um guerreiro — lia~se no 
artigo de apresentacao — que bater-se-a contra o vlclo, contra 
a injustlga, contra tudo que for de encontro k socledade e k 
boa moral". Crlado "por uma plelade de mogos que desejam 
se instruir", teria para todos a critica sarcdstlca, a pilh6rla fl-
na e inofenslva"- E advertiu: "Seus redatores jamais consen-
tlrao que, em suas colunas, figurem nomes ou gravuras que 
ofendam a moral". 
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Prlnclpalmente mjal redigldo pelo redator M^rio Florcs, o 
periodico seguiu sua Jornada. Ocupava a primeira p^gina de 
cada edl^ao uma charge, nem sempre de bom gosto, salvantes 
OS desenhos de Benevenuto Teles; duas outras continham a-
niincios, enquanto as restantes inseriam mater ia varlada, de 
acordo com o programa enunciado, Incluindo segoes diversas, 
a saber: "Observando", por Jacks Bull; "Pltadas", por Mdrlo 
Beh-al, (anagrama de Ant6nio Lima Bezerra Fllho); '"& com 
isso que Zezinho espernela", de O Cisne, que depois a mudou 
para "O Andarilho na cavagao"; "Pelo espiritlsmo", por Cris-
pim Latoeiro; "De varanda a varanda", a cargo de Parafuso: 
"Pela ribalta", etc . Sonetos de Silva Regadas, Labina Oriebir 
(anagrama) , Barbosa Neto, Pena e Costa e Leao de Sales. 

Estendeu-se a publlcagao, nao multo regular, at6 o n° 6, 
de 21 de dezembro, excepclonalmente com quatro pdglnas, em 
papel de cor. 

Ap6s quase um ano de suspensao, reapareceu O Andarilho, 
em nova fase, — n" 1, ano II — a 31 de outubro de 1914. Exiblu 
formato malor, de 40x26, a tr6s colunas largas de composlgao 
e quatro pdglnas, substituido o cabecalho por vistoso clichS. O 
programa dizla-se o mesmo, sendo redatores: Z6 Grilo, Ze Pe-
rer6, Z6 Dunga e Z6 Macaco. Nova tabela de assinaturas: ano 
5$000; semestre — 2$000; trimestre — 1$000. Numcro avulso 

Embora prometesse a redagao dar ao publico "um jornal 
humorlstlco capaz de ent rar em qualquer lar familiar", nao o 
fez. Ao contr&rlo, entrou a Inserir llustragoes livres, servidas 
de legendas de duplo sentido, e incluiu, entre a mat6rla t ipo-
gr^flca, a segao nada escrupulosa "Notas do brejo". Foram ou-
tros colaboradores Gil Lima, Walkiria, Zebalos, Ze M. Leite, H. 
Romeu, Z6 Palhago, e tc . , sendo abundantes as produgSes 11-
geiras assinadas pelos redatores. Poucos anunclos. Duas edl-
g5es homenagearam, com os respectivos cUchfes, o governador 
Dantas Barreto, o prefelto Eudoro Correla e o deputado Neto 
Campelo. Nao faltava, tamb6m, a insergao de letras de can^ 
goes da 6poca, sobretudo do repertbrio de Felix Lobo. 

Dada a edigao de 19 de dezembro, ocorreu o interregno de 
quase um mSs, s6 vindo a publlcar-se o niimero 9, em cont inua-
gao, a 16 de Janeiro de 1915. Mais algum tempo, e o no 13, que 
saiu, com atraso, no dla 1 de margo, apareceu com olto pfigl-
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nas, mas o formato reduzido a metade, ent rando para o corpo 
redacional H. Romeu e retirados Ze Pereira e Ze Macaco. 

Era, entretanto, o fim d'O Andarilho, que cansara ao Ini-
ciar sua terceira fase. (Arq. Piib. Est.). 

O PIMPAO — Periodico Humoristico, Critico, Boli?oso, No-
ticioso e Liter^rio — Propriedade "de uma associagao anonl-
ma" ;(na realidade, o propriet^rlo era o academico Oscar Ca-
valcanti), saiu o primeiro numero no dia 14 de novembro de 
1913, formato de 38x25, com oito p^ginas. Dizendo-se bissema-
nario, cobraria lOSOOO por assinatura anual e 5$000 pela semes-
t ra l . Numero avulso — 100 reis. Impressao da tipografia de A. 
Llns Vieira, k rua Barao de Lucena (ex-PAtio do Paraiso, hoje 
inexistente), onde tamb^m funcionava a redagao-

Segulu o caminho dos jornais debochados da 6poca, com 
desenhos pouco recomendaveis, igualmente a quase toda a ma
teria. Pretendeu, entretanto, um lugar entre as publicagoes 
s6rias, inserindo segoes como "O Pimpao de mon6culo", por 
Marcus Vinicius; "Bastidores"; "Posta Restante", por Petronio, 
e at6 colaboragao liter^ria de P6rcio Moreira e outros plumi-
tivos. 

Mas foi muito curta a vida d'O Pimpao, que se extinguiu 
com o no 4, de 12 de dezembro (Bib. Pub. Est.). 

O PRELIO — Periodico de publicagao bimensal — Impres-
so em papel superior, saiu o no 1 a 14 de dezembro de 1913, for
mato de 33x24, com quatro p^ginas de tres colunas, sem men-
cionar corpo redacional. Imprimiu-se na tipografia d'O Tempo, 
h rua do Imperador n" 39, funcionando a redagao na Estrada 
do Arralal n° 47, Casa Amarela. 

" . . . tentaremos — declarava o artigo de aber tura — fazer 
d'O Prelio a consciencia da alma coletiva, a que se dlrige, re-
fletindo os pensamentos que a dominam, levando-lhe, como as 
ondas fertllizantes de um Nllo, a forga das nobres emoQoes In-
telectuals do saber e da forma, da ar te e da ciSncia". 

Divulgou produgoes de En6as Alves, A. Galvao Cerqulnho, 
Gil Florgnclo, Minimus, Duclos, Silvio e Guiomar de Carvalho. 
Quase uma pAgina de aniincios. 

Fal tam indlclos da contlnuagao (Bib. PJib. Est.). 
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O PLANETA — Orgao Independente, Liter^rio e Noticioso 
— Publicagao mensal, apareceu a 15 de dezembro de 1913, for-
mato de 32x23, com quatro p&ginas de tres colunas. Dlretor — 
Clementlno Pontes; gerente — Abelardo Cavalcantl. Redagilo 
d. rua do Sossego n" 88. Custo da asslnatura trlmestral — $500; 
edigao avulsa — |200. 

Vlnha, conforme o artigo de apresentagao, "advogar a cau
sa daqueles que, Infellzmente, no momento atual, se v6em pre-
judlcados em seus direitos". Gritaria contra as irregularldades, 
marchando sempre "ao lado da justlga". 

Mais adiante, comentou, eloglosamente, a passagem do se-
gundo anivers^rio do governo de Dantas Barreto. Jos6 Cons
tantino abrlu a segao "Vlda oper^rla"; segulram-se produgoes 
literdrias de L. Barbosa, Mineral do Mangue e J . Caltano; so-
neto de Melo Santos, breves comentArios e notlclS.rlo-

S6 avlstado o prlmelro niimero. Terla sido unlco (Bib. P6b. 
Est.). 

ALBUM ARTISTICO, COMMERCIAL E INDUSTRIAL DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO — A prlmeira edigao clrculou no 
flm de 1913, formato oblongo de 11x16, com 302 p6,glnas de pa-
pel couche. Edltores e proprletArios — Manuel Rodrlgues Fol-
gueira & Cla , com redagao d. rua do Hosplcio n" 210, no Rio 
de Janeiro. 

Em segulda ^ pAgina de rosto, nela repetidos os dlzeres da 
capa, esta em cartolina, apareceram cliche do editor Folguel-
ra e um quadro alegorico com retratinhos da comJssao execu-
tlva da Liga Comerclal Dantas Barreto. Toda a mat6rla cons-
tltulu-se, precedida de llgelros dados t6cnicos de cada muni-
clplo, de anunclos e fotografias de casas comerclais ou indus
trials do Recife e do interior do Estado, palsagens, edlficlos 
publlcos e autorldades admlnlstratlvas, tudo com a marca do 
fot6grafo Folguelra. No flm, algumas p^glnas dedicadas a in-
formagoes litels de servigos publicos e um calend^rlo do ano. 

Acrescldo de dols centimetros o formato, a segunda edigao 
publicou-se em 1914, com 160 p^ginas, s6 dedlcada k publlcl-
dade comerclal llustrada do Recife e inlclada com clichfes do 
editor, do Governador Dantas Barreto e do Prefeito Eudoro 
Correla. 
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Sem l i te ra tura , sem paneglricos, sem uma nota redacional , 
o seco Album documenta , en t r e t an to , aspectos do com6rcio e 
da indust r la pe rnambucana do principle do s6culo. Sua dis t r l -
bulQao era feita como brinde das Prefei turas e das f irmas a-
nunc ian tes (Bib. Pub. Est .) . 

Decorridos doze anos, veio d. tona o n^ 3 do Album Artfsti-
co, Commercial e Indus t r ia l do Estado de Pernambuco, obede-
cendo ao mesmo padrao dos anter iores , conforme notlclou o 
Jo rna l do Recife de 20 de Janeiro de 1926. 

1914 

ALBUM DE PERNAMBUCO — Clrculou em 1914, formato 
de 231/2x32, oblongo, confeccionado na t ipografla do Annuar io 
Commercial, Praga dos Restauradores , 24, em Lisboa; t l ragem 
de 4.000 exemplares . OrganizaQao e dlrecao de Manuel Mon-
te i ro . Preco do exemplar — 60S000. Apresentou-se encade rna -
do, capa dura, i lustrada com expressiva alegoria simbolizando 
a vlda pe rnambucana , sem fal tar a legendArla figura do Leao 
do Norte . 

Todo Impresso no melhor papel couch6, sua ma te r i a cons -
tou de uma nota hist6rica sobre Pernambuco, ocupando 30 pA-
glnas, repet ida nout ras t an ta s , na l ingua francesa; 170 p&gi-
nas de llustraQoes fotogr^ficas, const i tuidas de aspectos do Re
cife e das principals cidades do interior, e p&ginas especials em 
car tol ina de cor, com fotografias superpostas do Governador 
Dan tas Barreto, a primeira, e de outras personalidades, ou de 
reproduQoes de cabegalhos dos dl^rios da 6poca, i lustrados com 
cliche do redator-chefe de cada um, cm meio a desenhos s im-
b61icos (Cole?. Olimp. Costa J r . ) . 

JORNAL DO COMMERCIO — Orgao Independente , Defen
sor do Com6rcio, Indtis tr ia e Agricultura — Apareceu no dla 
27 de Janeiro de 1914, formato de 48x27, com quat ro p&glnas 
de qua t ro colunas . Propriedade "de uma Sociedade An5nima", 
teve como dlretor Jos6 Ir ineu de Sousa, sendo impresso n a ofi-
cina do Jorna l do Recife. Redagao na rua Barao da Vitorla (a -
tual rua Nova) n^ 60, 1° a n d a r . Assinaturas: ano — 8$000; se-
mestre 4$000; pa ra fora da capi tal : 9S000 e 5$000, respect lva-
m e n t e . 
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Declarando "devotamento ^ causas publicas", acentuou 
o editorial de apresentagao: 'O titulo que serviu ao nosso bat ls-
mo no jordao da publicidade 6 um estandar te bastante amplo 
para comportar tudo o que se possa ventilar na imprensa, pois 
o vacabulo comercio, al6m do seu sentido restrito, compreende 
outras atlvldades que posso (?) resumir na expressao slnt6tlca: 
trdfico social". 

Sua m.at6rla constou de coment^rios llgelros e amplo no-
ticiarlo. Sem (pseud6nimo de Armando Oliveira) abrlu a se-
cao "Furos", de versos humoristlcos, e Petronio (como se ocul-
tava Valfrido de Almeida) comegou a nota intl tulada "Films". 
Pouco mais de uma p^glna de anunclos. 

No segundo numero, de 6 de feverelro, mais de duas pAgi-
nas foram dedicadas ks bodas de pra ta do Comendador Bento 
Lulz de Aguiar, incluindo fotogravuras. 

Nao ha, notlcia de haver continuado (Bib. Pub. Est.). 

MARIDOS IDEAIS — 6rgao do Clube (1) — Interessante 
publicagao carnavalesca, saiu a lume no dia 22 de feverelro de 
1914, impressa em papel especial, formato de 31x20, com qua-
tro pAglnas de tr6s colunas. 

Ocupou~se, a comegar da crOnica de abertura, quase que 
exclusivamente, do tema do titulo, atrav6s de notas ligeiras e 
produQoes po6tlcas, com dlferentes assinaturas, a salientar: 
H^Iio, Doutorzinho, Bochecha, A Sogra e Jos6 Noca. 

O "marldo ideal" era, segundo um dos colaboradores, as-
semelhado ao "marido carnaval" . 

Poucos aminclos completaram a \lltlma pagina. E o jor~ 
nalzlnho ficou no prlmeiro numero (Arq. Pub. Est.). 

MACACO SECCO — Clube Carnavalesco — Saiu a lume no 
dia 22 de feverelro de 1914. EdlQao da Tipografla L. Gulmaraes, 
fol Impresso em papel de cor, formato de 32x22, com quatro 
pAglnas, servlndo a prlmeira de capa, i lustrada com vlnhetas 
aluslvas & folia. 

(1) A denomlnaij&o da n6vel socledade carnavalesca teve orlgem numa 
enquente do Jomal Pequeno, entre suas leitoras intelectuallzadas, com a 
pergunta: "Qual o marido ideal?" 

file:///lltlma
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Dlvulgou uma crOnlca linica, em prosa e verso, que ocupou 
as pdglnas centrals, em tipo corpo 10, focalizando pesosas c 
colsas do Carnaval, em linguagem pitoresca. Ficou em branco 
a quarta p^gina (Arq. Ptib. Est.). 

O FRADE — Orgao dos Frades Deportados — Ano I, nu--
mero linico, circulou a 22 de fevereiro de 1914, embora nao men-
cionasse data, nem procedencia. Formato de 24x15, com quatro 
p^ginas de duas colunas. 

Era "um misto de Momo e frade", segundo o artigo-pro-
grama. Nao se dispunha "a confessar ningu6m", pois resolvera 
"dar um quarto ao Diabo, entrando no Carnaval decidldamen-
te" . 

Redigido e confeccionado por um grupo de tlp6grafos inte-
lectuais do Jornal do Recife, em cuja oficina fol impresso, nele 
escreveram Estanislau de Sousa, Cha-Gaz (criptonimo de An-
tdnio Chagas Ribeiro), Frei Calunga e Bumba, junto d, cola-
boragao do jornalista Armando Oliveira, o qual, sob o pseudft-
nimo de Sem, forneceu as produgces "Tango da Fradalhada", 
"Hino Conventual" e "Cangao Fradesca". 

Outra edigao, igualmente sem data, fol dada a publico no 
Segundo Carnaval do referido ano, dla 11 de abrll, incluindo 
soneto do tip6grafo Silvano e mals variada materia mluda. 

Finalmente, salu a 14 de fevereiro de 1915 — primelro dla 
de Carnaval — o n^ 3, ano II, nele aparecendo a mesma turma 
das edigoes anteriores (Bib. P6b. Est.). 

O CARNAVAL — Noticidrio do Esplendoroso Carnaval de 
1914 — Publlcou-se a 22 de fevereiro, formato de 36x22, com 
quatro p^ginas de tres colunas, destinado a divulgar literatu • 
ra de propaganda dos produtos do Laborat6rio Maclel (de Ll-
moeiro), com deposito e escrit6rio no Recife. 

Inseriu pouca materia carnavalesca e colaboragao unlca 
de Frei K. Duco. Sonetos anonimos fizeram a apologia da fa-
mosa "Garrafada do Sertao" (Arq. Pub. Est.). 

O COMMERCIO — PublicaQao Bissemanal Vespertina — 
De formato grande, em cinco colunas, com quatro p^ginas, deu 
^ luz o primelro niimero no dla 6 de margo de 1914. Diretor-
-proprietario Severiano Correia de Araujo; redatores Oscar Ca-
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valcant i e Joao Mendes de Sousa. Com oficina a rua Francisco 
Jac in to (a tual Siqueira Campos), instalou redagao k rua Au
gusta n° 79. Assinaturas — ano — 10$000; semestre — 6$000. 

Constava do ar t igo-programa: "Filho, linica e exclusiva-
mente , do t rabalho acurado e constante de todos os dias, O 
Commercio surge a a rena do publicismo pernambucano cin -
gindo a rija couraga dos cruzados antigos, para defesa de uma 
s6 e linica religiao purlssima e sagrada: a religiao do t rabalho 
que engrandece os povos". 

Jo rna l bem feito, seguiu sua trajetoria com certa irregu-
larldade de circulagao, mas dedicado ao objetivo que se t raga-
r a . Abriam-lhe o texto constantes artigos de defesa dos in te-
resses comerclais; al6m do noticiario; a segao "Escrituragao 
Mercantl l" , por Genebaldo do Nasclmento; diferentes artigos 
asslnados por Severino de Albuquerque e outros, sem fal tar 
urrta par te l l ter^rla, com versos de Ernesto Alvares, Mavignier 
de Noronha, Adauto Acton e Tiago Vila Nova. Ha via a lnda a 
segao instrut iva "Correspondencia Comercial" e c6rca de duas 
pfi,glnas eram dedicadas a anunclos . 

No n^ 12, de 6 de junho , o redator Joao Mendes era cha-
mado a pres tar contas da verba de ass inaturas a seu cargo. 

O ult imo numero foi o 15°, de 9 de julho (Bib. Ptib. Est.) . 

MUTUALIDADE PERNAMBUCANA — Comegou a publicar-
se na primeira quinzena de margo de 1914, so encontrado no-
ticiiirio, a respelto, no periodico A Serra, de Timbauba, edigao 
do dia 21 . 

Outra unlca Informagao do 6rgao de "propaganda da socie-
dade desse nome" acha~se no Diario de Pernambuco, de 19 de 
malo de 1915, que acusou o recebimento do no 2, ano I I . 

PATRIA — Orgao mensal dos alunos do Colegio Imaculada 
Concei^ao — Apareceu Impresso em bom papel, formato de 
32x23, com quatro p^ginas de tres colunas, t razendo aos lados 
do titulo os slogans "Deus e P6,trla" e "Labor improbus omnia 
vincit". 

Comegou a circular em abrll de 1914, tendo como dlretor 
Delfim Cavalcanti de Araujo; redatores: Joaquim de Olivelra 
e Jos6 de Araujo C. Duca; gerente — Luiz Os6rlo de Siqueira. 
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Trabalho gr^fico de I . Nerl da Fonseca, î rua do Apolo n s . 
49 /51 . Redagao ^ Estrada da Ponte d'Uch6a n^ 30 — Col6glo 
Marls ta . Assinatura anua l — 4$000 (5$000 para o interior do 
Es tado) . 

Depols do qulnto numero, publlcado em agosto s6 h& co-
nhecimento das edl?5es de 1915, quando fol publlcado, regular-
mente , saindo a primelra em abrll e a sexta no m.6s de se tem-
bro . Nesse perlodo o corpo redaclonal achava-se desfalcado de 
Delflm e de Olivelra, substituldos por Alvaro W. Lima-

I 

Afora a produgao dos redatores, o perl6dlco teve a colabo-
racao de Lourival Cavalcantl de Araujo, A. Lima, Gllberto C. 
Araujo, Manuel Araujo, Lucio Plres, Narclso P- Llns, Domicio 
P . Lima e outros, que se escondlam sob pseudOnlmos. 

Pdtr ia inseria noticidrio de interesse do col6gio, sendo ilus-
t r ada cada edlgao com cliches de Imagens (Bib. Pub. Est .) . 

FIAT-LUX — Revista L i t e r ^ i a , Desportiva e Noticlosa do 
GrSmio Olegdrio Mariano — Surglu a 23 de abrll de 1914, for
m a t e de 33x22, com olto pAglnas de tr6s colunas, instalada a 
redagao na Estrada dos Aflitos (a tual Avenlda Rosa e Sllva) no 
74, logo transferida para a rua Santo Ellas n^ 1, Espinheiro. Dl-
regao de Henrique Costa ,(1), o qual, no tercelro numero passou 
a redator, entregando a funeao malor a R6mulo Sousa; reda
tores — Baltazar de Olivelra, M. Sampalo, Salatiel Costa, Cris-
t lano Cordeiro, Joaquim Lima, Tito Manta e Francisco FIxel; 
gerente — S. Rodrlgues. Asslnaturas: semestral — 3$000; trl • 
mestral — 1$500. Numero avulso — $500. 

Multo mal redigido, o editorial de aber tura s6 serviu para 
apresentar (cliche ao centro da p ig ina ) a muscula tura de um 
lutador pernambucano . A redacao lancou outro artigo de apre-
senta?ao no n° 2 do Jornal, Igualmente p6sslmo. 

Nada obstante, Inserla boas produgSes, em prosa e verso, 
quando asslnadas, inclusive por Olivelra e Sllva, Maviael do 
Prado, Brito Macedo, Oscar Magalhaes, Alberto de Olivelra, 
Leucade Abrunhosa e outros. Uma segao charadlst lca Int l tu-
lava-se "Esmaga mlolos" e o registro de anlversArlos natallclos 
era felto na "Coluna r6sea". 

(1) Desportlsta esijeclallzado em luta romana. 
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Tendo os dois primeiros num.eros saido com olto pAginas, 
o terceiro so teve seis. Foi o ultimo publicado, no mes de junho 
(Bib. Pub. Est.). 

O MEZ — Literdrio, Critico e Noticioso — Surgiu no dia 25 
de abrll de 1914, formato de 28x17, com quatro p^ginas de duas 
colunas. Diretor — Ildefonso Lopes; redatores — Durval Mon-
tarroios, Leoncio de s a e Rodrigo de Almeida, funcionando a 
redagao na Estrada do Rosarinho (atual rua Dr. Jos6 Maria) 
no 6. PublicaQao mensal . 

Constava da ligeira nota de abertura achar-se o jornalzl-
nho disposto "a tudo fazer para o engrandecimento da piitria", 
sendo o seu programa expresso no sub-tl tulo. 

EdlQao modesta, divulgou mat6ria ligeira, al compreendi • 
da a l i teratura Incipiente dos redatores, asslm contlnuando. 
Na quarta edlgao, por6m, que salu a 26 de julho, aumentou o 
formato para 33x23, a tr6s colunas de composlgao, sempre Im-
presso em papel couche. Oito p^glnas, depols diminuidas para 
quat ro . A assinatura semestral, que custava 400 r6is (500 r6is 
fora do Estado), passou para 1$000 (11200 fora do Estado), e o 
niimero avulso vendla-se a 200 r61s. 

A felQao gr&fica melhorou, tamb6m, inserlndo cliches e co-
laboragao de Baltazar de Oliveira, Silvino Lopes, Napoleao Al
buquerque, Ribeiro da Silva, Br^ulio Fraga (1), Esdras Farias, 
Matos e Silva, Borges Fialho, Ovldio Gvilmaraes e outros. Man-
teve concurso de simpatia e boa segao charadistlca. 

Em Janeiro de 1915 faleceu o redator Durval, sendo substi-
tuldo por Joao Montarroios. O corpo redacional sofreu outras 
modiflcagoes, afastando-se LeSncio e Rodrigo e entrando Ala-
din Vanderlei. Bem organizada, a edicao de anivers^rlo, com 
oito p^ginas. 

Desde julho de 1915, passou a ser impresso em papel de 
cor, assetinado, assim contlnuando at6 Janeiro do ano seguin-

(1) Em artlgo intltulado "Vergonho.so", na edlgao dn Janeiro de 1916, 
O Mez, aludindo k "trajet6ria nei^ra em que pontiflcam os nulos, os in'^cn-
satos, OS Intrujoes da noesa literatura", verberou a atl tude do peii6dlco 
Bello Campo, da Bahla, que plaglara o artigo "A Instrugao", de Br&ulio 
Fraga, "sem alteragao de uma virgula", dando-lhe a assinatura de O. M. 
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te, nP 19, havendo, nos ultimos meses, algumas lacunas na clr-
culagao. 

O n° 20 saiu no mes de abril de 1916, feito revlsta de bolso, 
com 14 pAglnas, inclusive a capa. Festejou, ai, o segundo an i -
vers^rio de fundagao, inserlndo l i teratura, em prosa e verso. 
Em art lgo de fundo, o diretor Ildefonso Lopes congratulou-se 
com o acontecimento, pois nenhum outro jornal, na Encruzilha-
da, conseguira ul t rapassar um ano de vida. Sobre a data , es-
creveram ainda Joaquim Lima, Luiz Loureiro, J . M. Gama 
(soneto) e Francisco Rodrigues. 

Nova ediQS.o d'O Mez como revista, comegou a ser confec-
clonada para circular em maio, mas, depois de ]& estarem im-
pressas duas p^ginas, flcou suspense o servlQO. Findou, dessa 
forma, a exlst^ncla da Interessante publlcagao. 

O no 1 t lnha sldo Impresso na tipografla d'A Republica; do 
2° ao 14° saiu da oficina gr&fica da F^brica de Sacos de Papel, 
em Santo Amaro, e os res tantes em tipografla pr6pria, estando 
toda a mao de obra a cargo dos jovens intelectuais-tlp6grafos 
amadores Ildefonso Lopes e Jos6 Penante (2) (Bib. Piib. Est. e 
Cole?. lid. Lopes). 

O ESTADO DE SITIO — Livro de Sortes — Entrou em clr-
culagao, "edltado pela Imprensa Industr ial e caprichosamente 
organlzado", para as noites alegres de Santo AntOnlo, Sao Joao 
e Sao Pedro A reda^ao esteve a cargo dos "conhecldos h u m o -
ris tas" Z6 Militar, Z6 Povo e Z6 Capelao (A Provincia, 10/5/14) . 

VEM VINDO — "Espirituoso livro de sortes", fol redlgido 
por Donato de Arruda e "caprichosamente confecclonado para 
as pr6xim.as festas sanjuanescas" (A Provincia, 12/5/1914). 

O PADRE CICERO — Circulou esse outro livro de sortes, 
' d a lavra de Labina Oriebir, pseudSnimo que esconde o espi
rituoso moQo Anibal Rlbelro. As quadras numeradas sao feitas 
com alguma orlginalidade e a par te miscelanea vem bas tan te 
deleitavel" (Diario de Pernambuco, 13/5/1914). 

(2) Informacao pessoal de Ildefonso Lopes. 
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A NOTA (1) — Quinzenario I lustrado — Circulou pela pr l -
meira vez a 13 de maio de 1914, formato de 28x16, com doze 
p6,ginas a duas colunas de 14 ciceros. Diregao de Astrogildo 
Calipso de Carvalho, tendo como secret6,rio Ovidlo Guimaraes ; 
redatores — Luiz de Franga, Manuel de Sousa, Valfrido Leo
nardo Perelra e Marcelo Ramalho; gerente — J . S. Lima J<x~ 
nlor . Redagao Instalada na Estrada de Bel6m (Feltosa) n° 64 
e t rabalho gr^fico da oficina de Jiilio Agostinho Bezerra. Assl-
n a t u r a semestral — 3$000. Niimero avulso — 200 r61s. 

O aparecimento da revista constltula, consoante suclnta 
nota de aber tura , plena temeridade num meio "refrat^rio, por 
indole e por educagao, ks coisas da inteligencia". Todavla, a 
auddcia ' e o predicado supremo da mocidade". Dai, o "orgao 
de cl^ncias, ar tes , letras e variedades" que estava sendo en t re -
gue ao leitor. 

Magazine interessante, dlvidla-se-lhe a mat6r ia em se55es, 
tais como: "A Nota Social"; "A Nota Fotogr^fica"; "Utilida-
des"; "A Nota Elegante"; "A Nota Teat ra l" ; ''A Nota Notlcio-
sa"; "Silhuetas feminis", a cargo de Minerva Pereira; "Chara-
dofilomania" e "Pro-Ciencia", afora a produgao em prosa e 
verso, com ass inatura dos redatores e de Agripino da Silva, 
Francisca R. Pereira, Teodoro de Albuquerque, Lourival Mo
reno, Mendes Martins, Osvaldo Anibal de Almeida, Borges F i -
Iho, Samuel Campelo, J. Boco, Manuel Arao, Fausto Rabelo, 
Napoleao de Albuquerque, Paulino de Andrade, Manuel de Sou
sa Pinto, Gongalves Mala, Leovigildo Junior e outros. No n^ 
3, o Diabo Louro (pseudonimo de V. Leonardo Pereira) Inlclou 
curiosa seQao, int i tulada "Cronicas Mundanas" , mas flcou na 
estr6ia. As capas, t raba lhadas em vinhetas, apresentavam so-
neto ou fotogravura de quadro c61ebre. 

Como sola acontecer, A Nota nao conseguiu equilibrar-se 
e deixou de existir ap6s o n^ 6, datado de 6 de agosto, jamais 
tendo ul trapassado a quant idade de p^glnas inicial (Bib. P6b. 
Est.). 

O ESTUDO — Literatura, Artes, Ciencias, Etc . .— Publlca-
gao mensal, surglu no dia 15 de maio de 1914, formato de 37x24, 
com quatro p^ginas a tres colunas de 12 ciceros. Papel couch6 

( l ) ,No volume seguinte desta "Histdria da Imprensa de Pemambuco* 
encontrar& o leitor outra A Nota, que viveu de 1916 a 1921. 
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8 lisonjeiro t r aba lho grafico. Corpo redac iona l — Luiz Ribeiro 
Pessoa, Rotllio Mar inho e Samuel Gomes: auxl l iares — Jos6 
Carlos de S a n t a n a , Jos6 Augusto Noronha (ass inava-se J a n f ) 
e Jos6 Negreiro, funcionando a redagao no n^ 26 da rua Conse--
Iheiro Aguiar, suburbio de Boa Viagem. 

Lia--se no editorial de apresentaQao: " . . . a sua base 6 u m a 
somen te : e t r a b a l h a r u n i c a m e n t e pa ra o e n g r a n d e c i m e n t o da 
l i t e r a t u r a ; 6 l u t a r va lorosamente , com toda energia , p a r a o de -
senvolvimento da in te lec tua l idade ; 6 pelejar u n i c a m e n t e em 
prol das le t ras p ^ t r i a s " . 

Em sua cu r t a existencia, o periodico, a pa r das produQoes 
dos reda tores , divulgava originals de Gregorio Galeno, Gen^slo 
de Gois, M. A. da Rocha Melo, Oinabil M. (Mario Libanio) , Jos6 
Cons tan t ino , Faus to Rabelo, Oscar Marcondes , GarQon, Serip 
e ou t ros . I l u s t r a v a m - n o fotogravuras de e lementos de pro je -
gao in te lec tua l . 

Ao a t ing i r o n^ 4, via -se-lhe a equipe redacional reduzida 
dos nomes de Ribeiro Pessoa e Jos6 Negreiro. E fol o ul t imo, 
d a t a d o de 15 de agosto, posto em circulacao (Bib. Piib. Est . ) . 

y 
A CARTOMANCIA (1) — P a r a as Maravi lhosas , Ador iveis 

e Deliciosas Noites de Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro — 
Const i tuido de "assuntos variadissIm.os e hod ie rnos" e " m u l t a 
l i t e r a tu ra ln6di ta" , clrculou em j u n h o de 1914, fo rmato de 23x 
10, com 60 p^ginas e capa em car to l ina , i lus t rada a cores, por 
Crayon (nome ar t is t ico de Armando G a m a ) . Diretores — Zi-
zina & Esmeralda , sendo o t r aba lho gr^flco da I m p r e n s a I n d u s 
t r i a l . Preqo do exemplar : ISOOO. 

Abriu o texto u m a "Dedicat6r ia" , dirigida "^s mogas qvie 
sao boni tas e aos moQos feios ou nao" , em versos, com qua t ro 
quadras , a p r lmel ra das quais val aqui reproduzida : 

"A Car tomanc ia , o llvro original , 
Que oferecemos grat is aos leitores, 
fi folgasao, nao leva n a d a a mal , 
Traz alegria, a fugen tando as dores" . 

(1) Basilio Magalhaes, no seu livro "O Folclore no Brasil" (edicoes 
O Cruzeiro, 3? ediQao, Rio, 1960), citou A Cartomancia como "o mais lu-
xuoso livro de sortes. 
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Seguiu-se boa segao de Sortes, en t remeada de bas tan te 11-
te ra tu ra , em prosa e verso, a cargo de A. Galvao Cerquinho, 
que assinou diferentes produQoes, inclusive usando o pseud6-
nimo A. Ge. Ce; Claribalte Galvao e outros . Algumas p&ginas 
de anuncios (Bib. Pub. Est.). 

A EPOCA — Jornal Liter^rio, Noticioso e Critico-Politico — 
O no 1 circulou a 1° de junho de 1914, formato de 35x24, com 
oito pAginas de tres colunas. Propriedade de Indcio Agdpito 
Pim^entel e Joao Correia de Almeida; redator-chefe — Adauto 
Acton; redatores — Mois6s Florivaldo Chaves de Holanda e F i -
llpe de Bi t tencourt Cardoso P in to . Correspondencia para a rua 
Duque de Caxias n^ 25 ,(Tipografia Chateaubr iand) ou rua da 
Penha n^ 1, 1° a n d a r . Tabela de ass ina turas : ano — 4$000; se~ 
mest re — 215500; pa ra o interior — 5$000 e SfOOO, respectiva-
m e n t e . 

Segundo o editorial de apresentaQao, A Epoca, indicada 
para sair ks segundas-feiras, era "um transmissor de id6ias e 
opinioes diversas", alheio k politica partid§,ria. Procurar ia " in-
centivar o com6rcio, a industr ia , a lavoura, as ar tes liberals" e 
tudo, enfim, que se relacionasse "com o progresso do Estado"-

Afora OS t rabalhos , em prosa e verso, dos redatores, o p re -
tenso seman^rio inseriu outros, de Artur Rabelo e Nelson de 
Castro e Silva; comegou um folhetim, com o romance "O mogo 
louro", de Joaquim Manuel de Macedo, e adotou "Vida Social". 
A primeira p^gina constou de uma charge, em fotogravura, de 
critica politica, e as tres ul t imas encheram-se de anuncios . 

Nao l\k indicios do prosseguimento da publicagao (Bib. Piib. 
Est.). 

O PREGO — 6rgao das Classes Laboriosas. Respeito, Or-
dem e Moralidade — Apareceu no dia 5 de junho de 1914, for
mato de 38x26, com quatro p lg inas de quatro colunas. Consta-
vam do cabegalho os adagios: "Rir, que o riso nao leva selo", 
"Homem suado nao enche a panga", "Tristezas nao pagam dl-
vidas" e "Quem nao tem cachorro caga com ga to" . No expedl-
en te : "Folha independente e de grande circulagao em todas as 
zonas da moral idade . Periodico i lustrado e satir ico"; "O Prego 
nao tem redagao. fi encontrado em qualquer par te onde for 
procurado" . Prego do exemplar flOO-

S6 a par t i r do n^ 5 deliberou a diregao: "O leitor te ra 50 
pregadas por 5$000, em sua pr6pria casa. fi s6 pedlr por escrito 
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e pagar k vista". Trabalho gr^fico da Agenda Jornallstica Pe i -
nambucana, de J . Agostinho Bezerra, si tuada & rua do Impe-
rador ns . 18/20. O cliche do titulo, em zincografia, constava de 
enorme prego, com as letras entrelagadas e, entre elas alegres 
flgurinhas mascullnas e femininas. 

Comecou o artigo de abertura da edigao de estr6ia: "O Re
cife — toda gente dizia — hA muito precisava de um orgao as -
Sim, da feigao d'O Prego, moderno, clieio de novidades, trazen • 
do copiosas noticias das zonas mais em destaque; enfim, da to-
dos OS svicessos mundanos" . 

Depois de aludir a sua "plataforma politico -financeira, ou 
joco-politica", aduziu: "O Prego tem, em sintese, a sua polltl-
cazinha, que 6 a da cavacao, que 6 a do furo esmagador- Tam
bem nao se compreende um prego sem furo, como tambem nao 
se mete prego sem estopa". 

Circulando duas vezes por semana, passou a seman&rlo ao 
atinglr o n° 32. Sua materia constituia-se de contos, cronicas, 
notas chistosas e trepaQoes, em prosa e verso, onde faltavam, 
precisamente, "respeito ordem e moralldade". Cada edicao exi-
bia duas fotogravuras de mulheres nuas ou semi -nvias, na pri -
meira (cliche integral) e na quarta p^gina, reproduzidas da 
revista francesa L'Etiide Academique, e desenhos em zincogra
fia, nas do centro, as vezcs assinados por Jos6 Pinheiro ou Wa-d. 
ou seja, Valdemar Costa. A colataoracao estava a cargo de F. 
Alador, DiavoKno, Frei Peru, Zorcastro, H. Romeu, Danilo, De 
Lande, Santinho, Abelhiido, Lili Macho, Labina Oriebir (Anibal 
Cruz Ribeiro), Ze Broide, D. Terencio, Joca Bichao; Tcmerdrio; 
Camisinha, Dr. T. Melo, Ze FidelJs, Demo de Morals (pseud6-
nimo de Jose Monteiro), Hercules Bravo, Joao Sabe-Tudo, Mi-
nhocao, Escaravelho, Zete A. Tocha, Professor CabcQao; K. Li
no, Apclonio de Rodes, J. Arcbjros (anagrama) , Pimpao e ou-
tros, que se iam arrevezando ou substituindo pelo tempo afora. 

Assuntos escabrosos, escandalos e patifarias eram dlvul-
gados pelo famoso pasquim, inclusive, como "atragao" dos pri -
meiros meses, a s6rie "Enquetes pela zona estragada", "Ecos da 
zona" e '"& com isto que O Prego engica", al6m dos concursos: 
"qual a polaca mais simp^tica", "qual a cocotte de pernas mais 
bonitas" e outros. Enquanto isto, promovia campanha para o 
fechamento, pela policia, dos "recursos". E estabeleceu a segao 
"O Prego no interior". 
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Publicagao ininterrupta, numerou-se seguidamente, de um 
ano para outro. J& em fins de 1915, adotou impressao a cores, 
nao sendo as caricaturas ou charges assinadas, a nao ser, rara-
mente, com uma vaga letra. A parte de anuncios era reduzida. 
Percorreu 1916 e chegou ao n^ 143, ano III, a 14 de abril de 
1917- Ficou, entao, suspense o endiabrado jornal. 

Decorrldo longo tempo, reapareceu O Prego — no 1, ano 
II (?) — no dia 23 de margo de 1921, sem modificagoes, salvo 
no tocante ao trabalho material, transferido para o "Recife 
Grafico", empresa da qual se via como gerente Julio Agostinho 
Bezerra, situada, junto h redagao, na rua do Imperador n° 277. 
Segundo o "Artigo de. . . beira", em torno do ressurglmento, vl-
nha novamente dar tratos ^s bolas "dos senhores almofadinhas 
e melindrosas", frisando: " . . . t odos quantos tenham na vida 
qualquer colsa que possa ser furada, O Prego se encarregar^ des-
te utilissimo servigo". A intervengao da sua reportagem, qui-
sessem ou nao, seria imediata. Dona Moral teria eficiente de-
fesa contra quern pretendesse ultrajS.-la. 

Prosseguiu, pois, a publicagao, novamente com.o blssema-
n&rio, omitindo, quase totalmente, a parte llustrativa fesceni-
na, para inserir, de raro em raro, alguma fotogravura ou char
ge, inexpressiva, do desenhista Farias. A materia tipogr^fica 
tinha como novos colaboradores Negro de Tino (pseudonlmo de 
Ant6nio Gitirana); Texas, responsAvel pela "Segao Alegre"; 
Ze da Fonseca Gaiao, o das "Cartas daqui mesmo", em versos 
matutos; X., criador da segao "De vez em quando", e Cariri, que 
vivia "Pelos postigos", afora os signat^rios de glosas-

Menos de um mes depois do reaparecimento, precisamente 
no dia 14 de abril, eram apreendidos, em poder de gazeteiros, 
cerca de 400 exemplares do orgao, pelo sub-delegado de Santo 
AntSnio, obedecendo ^s determinacoes, nesse sentido, do dele-
gado Liberalino de Almeida. Dizia o notici&rio tratar-se de "um 
jornaleco que se publica nesta capital com o fim unlco e exclu-
sivo de fazer chantagem e promover escandalos". O dr. Libe
ralino de Almeida, segundo o noticiS,rio, estava no firme pro-
posito de "nao consentir mais na circulagao do referido "jor
naleco uma vez que nao seja modificada a sua linguagem". 

A edigao de 24 de maio de 1921 narrou a agressao de que 
la sendo vltima o diretor d'O Prego, Julio Agostinho Bezerra, 
por parte do chefe de gazeteiros Pedro Alves, alcunhado Meu 
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Fio, que o ameagara de morte, em consequencia de comentarios 
aleivosos, ofensivos, veiculados pela folha. 

t 

O "orgao das classes laboriosas", a par das campanhas con
tra a Pernambuco Tramways ou contra o Padre Venancio, ali-
mentava segoes como "Sport Mundano", de perfls de marafo-
nas, e chegou a instituir (a exemplo do que fizera na prlmeira 
fase) concurso para saber qual a decaida mais s lmpit ica do Re
cife, sem faltarem as notas da "Zona brejeira". E continuava 
dizendo-se defensor da moralidade. . . 

Circularam, at6 27 de dezembro, 113 edigoes, comegando 
numeragao nova a 3 de Janeiro de 1922. Cinco meses decorrl-
dos, tornou-se O Prego outra vez semanArio, vindo a dlvulgar 
o no 64, ultimo do ano, no dia 30 de dezembro. 

Outro no 1 saiu a 6 de Janeiro de 1923, e o n^ 3 no dia 20. 
Depois disto, s6 restam comprovantes de tres edigoes, corres-
pondentes ao ano de 1924, a ultima das quais de n° 72, datada 
de 25 de outubro, vendo-se, pela prlmeira vez, no cabegalho: 
Diretor-proprietario — Julio Agostinho Bezerra, cuja tipografla 
t inha sido transferida para a rua Sao Francisco (atual Siquei-
ra Campos) ns . 270/276 (Bib. Piib. Est.) (1 ) . 

Sem mais indicios do prosseguimento da publicacao, veio 
o di^rio A Noite, edigao de 28 de junho de 1927, a noticiar que 
o inspetor de policia Ramos de Freitas chamara Agostinho ^ 
repartigao policial, proibindo-Ihe continuasse a imprimir O 
Prego, sob a alegagao de ser "ofensivo k moral" . 

O AVACALHADO — "Este 6 o ultimo de um livro de sortes 
contendo 16 paginas, da lavra do conhecido humorista Labina 
Oriebir, que o confeccionou depois de O Padre Cicero, que tem 
feito sucesso, haja vista a sua aceitacao pelo publico"- Prego 
do exemplar — 200 r6is (Jornal Pequeno, 3/6/1914). 

O FANATICO — Livro de Sortes de Juca Palheta, saiu 
"magnlficamente aparelhado para a quadra sanjuanesca". Di-
zla-se "bastante apreciavel" a sua parte liter^ria, oferecendo 
uma s6rle de brindes, a sortelo, pela Loteria Federal (Diario de 
Pernambuco, 7/6/1914). 

(1) Cole^ao incompleta, constante de dois grosses volumes. 
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ESTA N A M O R A N D O ! . . . — Opiisculo ed i t ado pela T ipog ra -
fia Moderna , de Luiz Leite, com 100 pdginas , foi posto a venda 
n a s d i fe ren tes casas de fogos da c idade. Apresen tava boa p a r t e 
de "sor tes , em chistosos versos, a b u n d a n t e l i t e r a tu ra , h u m o r i s -
mo" , e t c . P r emie de 100$000 ao lei tor felizardo n a Loter ia ( Jo r -
na l Pequeno, 13/6 /1914) . 

O DESTINO DOS AMANTES — Circulou, a inda , esse "esp i -
r i tuoso" livro de sor tes do "conhec ido h u m o r i s t a Fre i Caduco" . 
Traz ia , "a l6m de o t ima p a r t e cabal i s t ica" , "excelente produgao 
l i te rdr ia e u te is in fo rmagoes" ( J o r n a l Pequeno, 15/6/1914) . 

O POLYTHEAMA — Surgiu no dia 14 de j u n h o de 1914, 
fo rma to de 33x23, com q u a t r o pag inas a t res co lunas de com-
posigao. Impresso em bom papel , n a oficina do Diario de Pe r -
n a m b u c o , t i n h a redagao h r u a GervAsio Pires e escr i tor io n a 
r u a Rosario da Boa Vista, n° 2, c o n s t a n d o a i n d a do exped ien te : 
"Ace i tam-se (?) colaboragao das gent is s enho r i t a s e de qual^ 
quer pessoa" . Ass ina tu r a s : seis meses — 3§000; t r e s meses — 
1$000; n u m e r o avulso — §200. Diregao de Conrado d a Cos ta ; 
r eda to r - che fe —• Romua ldo Silva; secre t^r io — Aristeu AcioU 
Lins; ge ren te — A. B . Si lva. 

Sob o t i tu lo "A nossa p l a t a fo rma" , dizia o a r t igo p r o g r a m a : 
"As p ro fundas e s inceras simipatias com que 6 f a r t a m e n t e d i s -
t inguido o Po l i t eama P e r n a m b u c a n o — cen t ro de diversoes t ao 
j u s t a m e n t e prefer ido pelo escol femin ine , nos i n s p l r a r a m a 
criaQao do p resen te periodico, que o u t r a coisa n a o ser^ — d l -
ga-se logo em s in tese — al6m do reflexo, esmaecido talvez, das 
b r i l h a n t e s "soi rees" rea l izadas naque le amplo , belo e confor t^ -
vel e s t a b e l e c i m e n t o " . 

Tendo o Cinema Po l i t eama como p o n t o - c h a v e de suas a t i -
vidades, e s t a m p a r i a "a r t i s t i cas l lustraQoes" e "seletos t r echos 
liter&rios, em prosa e verso", a d i a n t a n d o : "Este P o l y t h e a m a 
seT&, de preferencia , o j o r n a l das famil ias " h a b i t u 6 s " do ou
t r e —̂  o de ped ra e c a l " . 

Saiu e segundo n u m e r o a 5 de ju lho , ab r indo -e a "Cr6nica" , 
de Arismeu (pseudonimo de Acioli L i n s ) . Vie ram a m b a s as e-
dlgoes r ep le t a s de l igeiras produgoes liter6,rias, a s s inadas pe r 
J . C a r n e i r e Fi lho , Adae d a Silva, Manue l d 'Araujo Gengalves 
d'Orey, Mar i e t a Seixas, C a r m e n c i t a Ramos e a lguns pseudon i -
mos , p r i n c i p a l m e n t e Mdrio Flores. A i lus t ragao (f iguras) e s t e -
ve a cargo de Craion (Abelardo M a i a ) . 
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No terceiro niimero, ent raram para o corpo redacional 
Manfredo T. Cunha e Maria Lapa, sendo outros colaboradores 
Lidio Gomes e Dias Amorim 

Nao passou do n^ 4, de agosto, sendo substituido pelo O Ci
nema (Bib. Pub. Est.). 

ALMANACK ACADEMICO — Publlcou-se com o objetlvo 
"de congragar a mocidade estudiosa que frequenta os v^rlos 
estabelecimentos de ensino do Estado numa linica comunhao 
de ld61as". Editado pela Assoclagao Crista de Mogos, apresen-
tou-se bem redigido, Impresso em otimo papel. Exlbiu, na prl-
meira p^gina, nitido retrato de Adolfo Cirne, diretor da Fa-
culdade de Direlto do Recife, e no texto, cliche do edlflclo e 11-
teratura alusiva. Materia variada (Diario de Pernambuco, 
30/6/1914). 

O CHARADISTA — Mens^rio especlalizado, propriedade 
do Bloco Charadlstico Pernambucano, entrou em circulagao no 
m§s de julho de 1914, obedecendo ao formato de 32x22, com 
quatro p^ginas, impresso em papel especial. Redagao ^ rua 
Barao do Triunfo (atual do Brum) n^ 81. Assinaturas: ano — 
2$000; semestre — IfOOO. 

Lia--se no artigo de apresentagao: " . . . na sceu e vive unica-
mente para os infatig^veis adeptos da institrutiva Arte de Edi • 
po e o seu programa 6 pugnar pelos interesses dessa mesma ar
te, concorrendo tao somiente para o seu desenvolvimento e con-
fraternizagao". 

Completaram a edigao de estr6ia: "Regulamento d'O Cha-
radista" e, ocupando duas p^ginas, o titulo geral "Charadas. 
Seu mecanismo. Regras para a sua confecgao e decifragao". 

Seguiu o jornal a sua meta, s6 divulgando mat6ria especl-
fica, em prosa e verso, dos mais diferentes tipos de charadas . 
Tinha como colaboradores: Cerbero (Severiano Guilherme Pon
tes) ; Eolo (Eloi Pontes Teixeira); Seu Ne e Lucibelo (Manuel de 
Oliveira Lima); Crisantemo (Jos6 In^cio Filho); Diavolo (Ma
riano Pontes Teixeira); Acioly (Aristeu Acloly Lins); Joao Pe-
queno (Joao Nepomuceno de Miranda) e outros menos assiduos. 

Circulou regularmente, at6 outubro. Ap6s descansar um 
mSs, publlcou-se em dezembro o n^ 6, que fol ultimo (Bib. Pub. 
Est.). 
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REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIQA DE 
PERNAMBUCO — Publica^ao mensal de Jurisprudencia — Co-
megou a publicar-se em julho de 1914, formato de 22x14, com 
28 p6,ginas de papel bouffant, afora a capa. Diregao de Ant6-
nio Vicente de Andrade Bezerra; editor — M. Nogueira de Sou-
sa, da Livraria Economica, sendo o t rabalho gr^fico confecclo-
nado nas oficinas d'O Tempo, a rua do Imperador n° 39-

O editorial, sob o titulo "Nosso rumo", focalizou a falta 
sensivel, que de hd muitos anos se vinha fazendo sentir, de um 
orgao forense e juridico, acentuando: " . . .procurarS. a Revista 
ser, antes de tudo, um registo da propria vida do Tribunal, r e -
sumindo os debates orais sobre os casos mais interessantes, a-
companhando de notas explicativas os repectivos julgados, pa
ra a melhor compreensao de cada esp6cie, inserindo razoes e 
pareceres de advogados. J u n t a a essa jurisprudencia, tao com-
pleta quanto possivel, nao serao tamb6m esquecidos os julga
dos e as decisoes, quer dos juizes locais, quer do juizo federal 
do Estado". 

Foi o seguinte o sum^rio da edigao de estr6ia: artigos dou-
trin^rios de Hersillo de Sousa e Andrade Bezerra; legislagao 
estadual e federal; pareceres de Gondim Filho, Adolfo Cirne e 
Odilon Nestor, e a "Cr6nlca Juridica", de A. B . . 

Obedecendo ao programa enunciado, com a quant ldade de 
p^ginas sempre majorada, a publicagao especializada s6 es ten-
deu sua existencia at6 o fasciculo 5/6, de novembro/dezembro. 
Divulgava, sobretudo, produQoes de J . M. da Mota Junior, Ma
nuel Artur de S^ Pereira e Filinto Ferreira de Albuquerque (Bib. 
P«ib. Est.). 

THESOURO DA FAMILIA — Boletim de Propaganda So
cial — Apareceu em julho de 1914, obedecendo ao formato de 
36x24, com oito p&ginas de tres colunas. Tiragem declarada rie 
10.000 exemplares, para distribuigao gra tu i ta . 

Tendo a primeira pAgina ocupada com cliches dos diretores 
da instituigao, abriu a segunda a segao "InformaQoes gerais", 
segulndo-se-lhe o artigo "Surgindo", em que dizia do jornal : 
"Sera o arauto do nosso movimento, o porta-voz de nossa gran-
deza, a t es temunha do nosso progresso". Toda a mater ia res~ 
t an te constou de l i tera tura especifica e estat ls t icas. 
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O no 2 foi distribuido em setembro, contendo apenas qua-
tro p^ginas, comemiorativo do segundo anivers&rio da funda-
gao do Tesouro da P'amilia. 

GAZETA PEDAGOGICA — Hebdomad^rio Liter^rio, Noti-
cioso e Independente — 6rgao do Professorado Pernambucano, 
saiu o primeiro numero no dla 4 de julho de 1914, formato de 
30x20, com oito p^ginas de tres colunas. Trabalho grafico, em 
bom papel, da oficina do Jornal do Recife, k rua do Imperador 
ns . 45/47. Tabela de asslnaturas: ano — 16$000; semestre — 
9f000; tr imestre — 5$000; mes — 2$000. Prego do exemplar — 
$500. Diretor — Oscar Farias; redatores — Oscar Casteiao de 
Vasconcelos e Joaquim Rocha Pereira, e depois, Osvaldo Lima 
e Eduardo Valois. Redagao k rua da Aurora n° 55, 1° anda r . 
Gaston Manguinho era o correspondente em Ollnda. 

Lia-se no editorial de apresentagao: "Esta folha 6 um pro-
testo veemente ks investidas de que o magist6rio pernambuca-
no foi infelizmente alvo, trazendo a luz dos fatos a verdade pal-
pAvel do quanto vale a pleiade maravilhosa a quem foi en t re -
gue a educagao da crianga pernambucana" . 

O magazine circulou normalmente, passando a ser impres-
so, desde o n^ 6, na oficina do Diario de Pernambuco, acom-
panhando-se de capa em papel de cor. Foi quando se afastou 
da redagao Oscar C. de Vasconcelos. Duas edigoes, depois, sal-
ram conjugadas, contendo 16 p^ginas. E, no n° 11 t ransforma-
va-se em "revista bimensal litero-cientlfica, notlciosa e Inde
pendente", sendo admitidos Joao Barreto de Meneses no cargo 
de redator-chefe e Jos6 Irineu de Sousa no de gerente . Chegou 
ao no 13, de 30 de novembro, com 12 pAginas, mais a capa, tudo 
em papel bouffant. 

A par de secoes como "Cloribel social", "Notas oficiais", 
"Esplrito dos outros", "Correspond6ncia", "Curiosidades", Fi--
lat61ica", "Teatros e cinemas", e notlci^rio solto, a Gazeta In-
seria produgoes assinadas por Nestor Di6genes, Briggs Lith (o 
colaborador principal), Carlos de Corinto, Jos6 Estelita, Carlos 
Lagarde, M^rio Teotonio, J . da Rocha Pereira, Adalberto Ca-
marge, Joaquim Pimenta, Oscar Farias, Gil C6sar, Terson, que 
redlgia os "Perfis", Cl^udio de Olinda, Joao Barreto de Mene
ses, Luiz Sandoval, Raul Azedo, Leal de Barros e outros, assi-
nando poesias Oscar Llsboa, Serafim Franga, Jos6 Juliao Neto, 
Teotdnio Freire, Manuel Ferreira, Fernando Griz e Visconde 
de Monsaraz. Ocorrlam tamb6m llustragoes. Inclusive o "Album 
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Roseo", de fotogravuras. Tr6s a quarto p&ginas eram de anun-
clos. 

Em bons editorials, a revista rebateu acusagSes ao magis-
t6rio e proclamou a vit6ria da instrugao" em Pernambuco, 
devida ao desassombro com que o professorado se vinha liber-
tando "de umas tantas normas convencionais, para se t rans-
formar num verdadeiro corpo de higienistas do espirito juvenll 
de nossa p^tria"- Tal o ultimo de uma s6rie de artigos sobre 
tao importante tema. 

Apos o n° 13, nao voltou a circular (Bib. P6b. Est.). 

O LUCTADOR — Orgao da Federagao Oper^ria de Pernam
buco — Circulou a 20 de julho de 1914, formato de 32x23, com 
quatro p^ginas de tres colunas. Diregao de Pedro Alexandrine 
de Melo. Redagao ^ rua Estreita do Ros^rio n° 43, 1° andar . 
Destlnado a publicar-se nos dias 5 e 20, assinava-se a 4$000 por 
ano ou 1$000 por trimestre. 

Constava do seu programa, expresso em editorial: " . . . e n -
carnar as aspiragoes do operariado, defender os seus interesses, 
orients-lo na luta pacifica pela realizagao dos seus nobres 
Ideals de justiga; enfim, tornar-se um baluarte dos seus direi-
tos". 

Contou com a colaboragao de Ludgero de Carvalho Sousa, 
Jos6 Constantino, Martins Filho, Carlos Ubirajara, etc. Mais 
coment^rios redacionais e notici^rio de interesse dos trabalha-
dores. 

Faltam noticias do prosseguimento (Bib. Pub. Est.). 

RENASCENQA — Revista Cientifica do Corpo Discente da 
Faculdade de Direito — Publicagao mensal, saiu a lume o n^ 
1, segundo noticiou o Jornal Pequeno, de 19 de agosto de 1914, 
acrescentando: 

"Bern impressa, de belo aspecto material, 6 ela uma farta 
coletanea de artigos liter^rios e cientificos, firmados por mes-
tres e alunos. Pelo seu artigo-programa, ela ser& a forga im-
pulsionadora do levantamento intelectual da classe academica, 
como nos tempos Purees de Tobias Barreto e quejandos. O seu 
corpo redacional 6 composto pelos jovens Abdias Campos, Am6-
rico R. Neto, Ollvio Montenegro e Eduardo Valois e a sua ad-
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ministragao esta confiada a Soriano Neto, Clovis Vanderlel, 
Agamenon Magalhaes e Nelson Leao". 

PREITO — Homenagem da Escola Liter^ria Ribeiro da Sil-
va — Poliant6ia de 7 de setembro de 1914, apresentou-se em 
formato de 23x18, com quatro p^ginas, na primeira delas figu-
rando o cliche do sempre "querido patrono", que completava 
mais nm anive'-sario natalicio. Trabalho gr^fico da oficina 
de Julio Agostinho Bezerra. Papel couche. 

A edigao inseriu saudaQoes dos associados Fernando Griz. 
Joaquim Lima, Uranio Coutinho, Joao Henriques de Freitas, 
Barbosa Neto, Boaventura de Assis, Hisbelo de Holanda, Joao 
Germano e outros (Bib. Piib. Est.). 

O PIMENTAO — Jornal Humoristico, Critico e Noticioso — 
Surgiu no dia 12 de setembro de 1914, formato de 33x23, com 
oito p^ginas a tres colunas de composigao. Destinado a publi-
car-se bissemanalmente, &s quartas-feiras e s^bados, assina-
va-se a 8S000 por ano e 5$000 por semestre- Diretcr — Juca das 
Neves; redatores — Olivio de Oliveira, Dr. Ze de Biu e Pedro 
Paulo, este igualmente gerente. Caixa de correspondencia k rua 
Francisco Jacinto n^ 2-B. 

Lia-se no artigo de apresentagao: " . . . 6 do seu programa 
nao respeitar conveniencias para se pronunciar a respeito des-
te ou daquele fato escandaloso, na certeza de corrigir os seus 
autores"-

Logo na primeira pagina, assim continuando em cada edi-
rao, insoriu O Pimcntao uma charge e legenda licenciosas, cons-
tando a materia geral de mat6rias do mesmo quilate, assim in-
tituladas as segoes: "Uma por semana", por Zuza Fontoura; 
"Na cavacao", autoria do Juca das Neves; "Lira popular"; "No 
Telefone", por Vicente da Viiiva; "fi com isto que O Pimentao 
se dana"; "Retratos", de Ze Mimoso; "Pelo brejo", e tc . , anun-
ciando, em cada edigao, esboQos de escandalo para a seguinte. 

A par da materia pouco familiar, manteve boa segao sob a 
epigrafe "Pelos teatros e cinemas", com Informagoes gerais de 
todas as telas e palcos do Recife. E, de vez em quando, a pagina 
de frente homenageava, com ilustracces, ar t is tas teatrais de 
nomeada. Nao deixou, tamb6m, de divulgar anuncios, cuja 
quantidade crescia sempre. 
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Graficamente mal confeccionado e mal impresso, o peri6-
dlco teve ainda a colaboraQao po6tica de Evodio Lessa, Deche-
lette d'Aubry e outros; instituiu a segao de consultas "Ciencias 
ocultas", pelo Dr. Ze de Biu; abriu concurso para apurar "qual 
a pastora mais simp^tica", e divulgou a com6dia "Um dia de 
noivado", por Barbadinho. Circulou at6 o n^ 23, de 19 de de-
zembro, ficando suspenso (Arq. Pdb. Est.). 

Reapareceu O Pimentao — no 1, ano II — a 26 de outubro 
de 1915, continuando o programa anterior. Mas teve exist^n-
cia bem curta, publicando o n" 9, que foi o ultimo, no dia 30 
de dezembro (Bib. Pub. Est.). 

O CINEMA — Folha llter^ria, deu h luz sua primeira edi-
gao no dia 27 de setembro de 1914, formato de 32x23, com qua-
tro pAginas de tres colunas. Dire^ao de Romualdo Domingues 
da Silva; redator-chefe — Aristeu Acioli Lins; secretario — 
Manfredo T. Cunha; gerente — A. B. Silva. Distrlbuigao gra-
tui ta . 

Substltuindo O Polytheama, segulu-lhe o programa exara -
do, abrindo a primeira p^gina a crdnica de mundanidades "Po -
liteama elegante", assinada por Mandu (pseud6nimo do reda-
tor-secretario). O no 2 circulou a 11 de outubro, pretendendo 
continuar mensalmente. 

Foram seus colaboradores, afora o pessoal da redaQao (Mu-
ladoro, o das "Reminiscencias. . .", era Romualdo Silva): Oscar 
Magalhaes, Carmencita Ramos, Boaventura Tavares, M. Brito, 
etc . Tambem algum notici^rio e humorismo ligeiro. 

Nao prossegulu a publicagao (Bib. Pub. Est.). 

A SEMANA AGRICOLA — Orgao de Propaganda e Defesa 
da Lavoura — Comegou a circular no dia 28 de setembro de 
1914, com oito p^ginas, formato de 37x24 (duas colunas de 20 
ciceros), impresso em papel assetinado. Redatores: Marcelo 
Gongalves Peres, Luiz de Franca A- Pereira e Ot^vio Goncal-
ves Peres — da Escola de Agronomia de Pernambuco. Assina-
tura anual — 12$000; numero avulso — $300. Redagao e adml-
nlstragao no Patio do Paraiso (hoje, Avenida Dantas Barreto) 
no 29, lo andar . 

Justificando o aparecimento d'A Semana Agricola, escre-
veu o edltorialista: "Ela fara presentes aos lavradores conheci-
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mentos indispens^veis k profissao — dados estatisticos e me-
teorologicos, situagao de mercados, pregos correntes e stocks, 
Informes sobre maquinas, no?oes de agrlcultura geral e espe
cial, pecu&rla, e tc . , o direito rural, estudos economlcos, em par
ticular sobre o cooperativismo, que tamanhas esperangas des-
perta . Varlarao a leitura, amenizando~a, uma parte liter^ria, 
notici^rio e crOnica de fatos alheios, por6m nao indlferentes k 
classe, que quer, pode e deve de tudo se inteirar". 

Concluiu o artigo-programa solicitando a cooperagao dos 
amlgos da lavoura. 

O peri6dico criou, a partir do segundo rnlmero, uma segao 
especial para responder consultas em torno da agrlcultura e 
assuntos correlates, sob a responsabilidade do jurista Vicente 
Ferrer. Constavam do sum^rio, entre outras mat6rias: "CrO
nica", "Carta Aberta", "Culturas Diversas", "Direito Rural"; 
"Com6rcio", "Estatlstica" e "Bibliografia", a par de artigos as-
sinados pelos redatores e por Jos6 Te6filo, O. Girol, A. Serpe, 
Nicolas von Gorkum, etc . , sem faltar, em cada edigSo, uma 
quadra ou glosa sob o titulo "Berllnda". 

O bem felto 6rgao especlalizado circulou regularmente, ca
da semana, at6 21 de dezembro, quando salu a 13° edigao, ul
tima do ano. 

O no 1/2, ano II, saiu a 4 de Janeiro de 1915, com doze p&-
ginas, do mesmo modo que o n" 3/4, do dia 18, ap6s o que 
voltou ao perlodo semanal de oito p^ginas, menos o n^ 7, com 
seis, datado de 23 de fevereiro. 

Embora delxando duas mat6rias em regime de continuagao, 
encerrou-se al a existencia d'A Semana Agricola, que foi sem-
pre impressa na tipografia de I . Neri da Fonseca, k rua Vis-
conde de Itaparica (atual do Apolo) ns . 49/51. (Arq. Pub. Est. 
e Bib. Piib. Est.). 

BRASIL-TURISTA — Magazine Ilustrado do Bilhete Postal 
e do Selo do Correio. Literatura, Carto-filatelia, Variedades — 
Orgao oficial do Clube Internacional de Correspondencla e Per -
muta Atlas, publicou-se o n" 1 em dezembro de 1914, formato 
de 23x15, contendo 48 pAginas impressas em papel superior, 
mais a capa em papel de cor. Redator principal — AlAdio Ama-
ral, com sede k rua Velha n^ 97. Trabalho gr^fico de I . N6rl 
da Fonseca (Imprensa Industrial) , k rua Visconde de Itaparica 
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(atual do Apolo) ns . 78/82. Destinado a circular "em todas as 
partes do mundo", t r imestralmente, assinava-se a 3$000 anuals, 
"com direito a inscrigao no Atlas". 

"Nossa revlsta — lia-se no editorial "Aos que vivem. . ." — 
vai conseguir um ideal que parece impossivel: ser profunda-
mente patriota e, ao mesmo tempo, profundamente cosmopoll -
t a" . Pregando "o evangelho da concordia dos povos", nao se 
cansaria "de revelar ao estrangeiro as eternas belezas e inco-
mensur^veis riquezas que dormem esquecidas em nossa pMria". 

O n° 2/3 salu a lume em margo/junho de 1915, segulndo a 
numeragao de p&ginas do precedente, para atingir o total de 
96. 

Sua mat6ria constituiu-se de uma parte llter^ria, incluin • 
do produgoes em franees e espanhol; regulamento e instruQoes 
em torno do Atlas, instituigao destinada k propaganda e Infor-
magoes do Brasil atrav6s da permuta de postals, fotografias, 
objetos de arte, livros, miisicas, moedas, artefatos e outros ob • 
jetos; m.ais a colaboragao de Carlos de Corinto, Maviael Ferrei-
ra da Silva, Carlos Passos, Vileta Olindense, A. A., Joel Pinto, 
e t c . . Ainda: "O nosso arquivo", "Em familia", "Livro de Ouro ' , 
"O que 6 o Atlas", lista de aderentes e anuncios exclusivos da 
agremlagao. 

Nao conseguiu chegar ao terceiro numero (Bib. Piib. Est.). 

ALMA LATINA — Ciencias, Religioes, Filosofias e Aries — 
6rgao mensal, com redagao em Beberibe, no SItio do Monte, 
saiu a lume no dia 15 de dezembro de 1914, formato de 33x23, 
com quatro p^ginas de tres boas colunas. Diretor — Silv6rio 
de Farias; sub-diretor — Esdras Farias; redatores — Antftnio 
Duque, Silvino Lopes, Adelglcio de Figueiredo, Estfivao Mar
ques, Oscar Ces^rio, Barreto de Gusmao e Seixas Borges; ge-
rente — Silvio Douglas. Assinava-se a 1$000 por semestre, a-
crescidos de 200 r6is para o Interior; preQo do exemplar — 
$200. Do Expediente constava a advertencia: "Quaisquer t r a -
balhos serao corrlgidos pela Diregao, caso venliam eivados de 
superf icialidades". 

Lla-se no artigo de apresentagao, intitulado "Sinfonia pri-
meira": "A nossa id6ia 6 a de t rabalharmos, humilde mas afa-
nosamente, pelo soerguimento das boas letras da in6rcla em que 
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as encontramos ao decorrer agitadissimo deste tempo enchar -
cado de sangue pelo monstro horripilante da guerra" . 

Circulando com regularidade, o perlodico cingiu-se, en t re -
tanto , a l i teratura e noticias, suburbanas ou nao, do que foi, 
na realidade, interessante veiculo. Teve como colaboradores 
Guedes Alcoforado, Tondela Junior, Oliveira e Silva, Jos6 Min-
delo, Austriclinio Quirino (edigao de maio) (1), Osorio Borba, 
Severino Leite, Agrlplno da Silva, Paulino de Andrade, Izidro 
Nunes da Silva, Sebastiao Sampaio, L^zaro Chagas (pseud6ni-
mo de Esdras Far ias) , Consuelo das Gragas, Amparo das Dores, 
Braulino Filho e outros. 

Uma das curiosldades da Alma Latina, ks vezes ilustrada, 
6 que todo m6s havla modificaQao no seu corpo redaclonal, pelo 
qual tamb6m passaram Mavlael do Prado, Abelardo Cesario, 
Baltazar de Oliveira e Jos6 Penan te . Findou unicamente com 
Esdras Farias na diregao e Joao Gomies na ger6ncla. A este ul
timo pertencla a Tipografia Popular, na rua DIrelta n^ 86, onde 
o jornal foi impresso a par t i r do n'' 6, utilizando papel couch6, 
quando antes aparecla em assetlnado de cor. 

Publlcou-se at6 o n" 10, de setembro de 1915 (Bib. P6b. Est.). 

CAIXA DOTAL DO RECIFE — 6rgao de InformagOes da 
sociedade miitua do mesmo nome, comegou a publicar~se em 
fins de 1914, nao restando comprovantes. Prlmeiro noticlfirlo 
encontrado, a respelto, foi o do Jornal Pequeno, de 8 de abril 
de 1915, segundo o qual havla entrado em clrculagao o n^ 6, 
ano II , do "jornalzinho". 

1915 

FOLHINHA POPULAR DO "DIARIO DE PERNAMBUCO" 
— Clrculou a primeira edigao em Janeiro de 1915, para dlstrl-
bulr-se, gratui tamente , entre os assinantes e amlgos do m a t u -
t lno. Outra edigao, contendo 80 p^ginas, foi dada a publlclda-
de, correspondente ao ano de 1916. Nao restam comprovantes 
da primeira nem da segunda. 

(1) Pol a segunda aparl^ao do poeta em Jomal do Recife (a primeira, 
no di&rio O Tempo, dols meses antes) , quando alnda nfio se lembrara de 
transformar-se em Austro Costa. ( 
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Foi possivel consultar a edieao de 1917. Apresentou-se cm 
formato de 20x13, com 84 pAginas, inclusive a capa, dest inada 
^ distribuigao nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paralba, Rio Grande do Norte e Cear^. Trabalho gr^fico, com 
apuro, da oficina do Diario. 

Abrlu o texto o poema "Novo Ano", de Rubem Darlo, t r a -
duzido por Fernandes Costa. A demais mater ia constou de " In -
dicagoes liteis", "Calend^rlo", "Curiosidades", "Estatist lcas", 
"Superstigoes do Ano Novo" e "Correios e Tel6grafos", tudo bem 
entremeado de reclamos comerciais (Bib. N a c ) . 

Outras edi§6es encontradas: a de 1918, com 94 pSglnas, e 
a de 1919, com 84. Tiragem declarada de 25.000 exemplares. 
Obedeceram, ambas, ao r l tmo da precedente, sendo as capas 
i lustradas (Bib. Pub. Est.). 

Nao ha qualquer indlclo de ter a Folhinha Popular contl-
nuado a publicar-se. 

THE PERNAMBUCO TIMES — Redigido em lngl6s, saiu 
o primelro mimero no dia 10 de fevereiro de 1915, em agrad4-
vel formato, com doze paginas . Impresso na tipografia da A-
gencia Jornalistica Pernambucana, de J . Agostinho Bezerra, 
d. rua do Imperador n s . 18/20, foi editado por George Herford, 
com escrit6rlo de redagao k rua Larga do Rosdrio n^ 6. Tinha 
por missao a defesa dos interesses comerciais e socials da co-
16nla britanica, nao so em Pernambuco como nos demais Esta
dos nordestinos. Prego do exemplar — .?500. 

Do sumarlo da edigao de estr6ia, al6m do artigo de apre-
sentacao, constaram comentS.rios diversos e notici^rio local e 
internacional da conflagragao europ6ia. Mr. Alfred Basck as -
sinou o artigo "The Pan American States Association", i lustrado 
com o respectivo cliche, havendo outros colaboradores. 

Nao ha indlclos de ter contlnuado (Bib. Piib. Est.). 

AVANQA — Bissemandrio Humoristico, Crftico, Noticioso 
e nus t rado — CIrculou a 20 de fevereiro de 1915, formato de 
33x23, com oito pAginas, a primeira das quals exiblndo charge 
debochada. Dlretor-proprietarlo — Olho Eletrico; reda tor -che-
fe — Dr. Fura Mundo; reporteres — K. Listo, Zuza e Zeca Ra-
malho; encarregado da cobranga — Azarias Cunha . Assinatu-
ras : ano — 8$000; semestre ^ 5f000; tr lmestre — 3$000. Nii-
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mero avulso — $100. Impresso em oficina pr6pria — Tip . Cha
teaubr iand — instalada, com a redagao, na Praga Barao de Lu-
cena (hoje absorvida pelo Edificio Juscelino Kubltschek) . 

Escreveu a redagao, nas "Duas palavras" de aber tura , que 
a folha se dedicava, "de preferencia, ao humorism^o flno e gra-
cioso, sem ofender a vlda prlvada de qualquer; mantendo se-
goes para criangas, l lustrando-se com a publicagao de re t ra tos , 
de criangas especialmente; segoes de charadas , versos, critlcas, 
e t c . " . 

r 
O humorlsmo da folha nada teve de gracloso. Fol, ao con-

tr^rio, ferino e bas tante malicioso. Reportagens escandalosas, 
epigramas e notas picantes consti tuiram sua especialidade. 
Nenhum atrat lvo para criangas. Poucos anuncios (Bib. Ptib. 
Est.) . 

O Avanga parou, sem dar sinal de vlda duran te quase dels 
anos . So a 13 de Janeiro de 1917 noticiou o Jornal Pequeno h a 
ver recebido o n^ 2 — ano I I I — cuja prlmeira p^glna se apre -
sentou de luto pelo recente falecimento do jornallsta Jos6 Luiz 
de Melo, com o respectivo re t ra to e soneto, alusivo, do Dr. Piff-
-Paff. 

CARTAO POSTAL — Jornalzinho manuscrl to, apareceu em 
cena no dla 1 de abril de 1915, destinado a circular quinzenal-
m e n t e . Diretor — Zildo; redator — Xisto. Escrito a cores, r e -
presentava, consoante o Jornal Pequeno do dia 3, "a pacl6ncia 
e o bom humor dos seus operosos propriet^rios". Dividia-se-lhe 
a mater ia entre poesias, contos, anedotas, curiosidades, e t c . 

Demorou a publicar-se o n^ 2 do 6rgao feitozense, s6 not i -
ciado na edigao do Jornal Pequeno de 15 de maio . Trazia "v^-
rios escritos liter6,rios em prosa e verso". 

r 
Nenhuma outra informagao foi posslvel colher a respelto 

do Cartao Postal, que era, na realidade, dirigido por Joaqulm 
Lima, segundo revelou A Serra, de Timbauba, em sua edigao 
de 26 de fevereiro de 1916. 

A SURDINA — Orgao da Int imidade — Proprledade do 
Clube 18 de Margo, saiu a lume — ano I, n° unico — no dia 4 
de abril de 1915, por ocasiao do Segundo Carnaval . Diregao de 
Boemio Dorminhoco; redator-chefe — Matuto Severe. Formato 
de 26x17, com quatro paginas de duas colunas. 
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Divulgou materia ligelra, em prosa e verso, tendo como 
colaboradores Fecha Boca, L. M., Madame Procopia, David Cos
ta, Um Surdineiro e J. L,, tudo entremeado de vinhetas carna-
valescas. 

A Surdina foi sucessora d'O Chim, cujo ultimo niimero salra 
no Carnaval de fevereiro (Arq. Pub. Est.). 

OS PHILOMOMOS — Segundo Carnaval de 1915 — Ridendo 
castigat mores — Circulou a 4 de abril, em comemoragao ao 
ressurgimento do antigo Clube, formato de 31x22, com quatro 
pAginas, impressas em tinta encarnada. Da primeira constou 
artlstica zincogravura de Pierrot e Colomblna, ocupando as tr6s 
restantes longa "Proclamagao" ao "Povo ilustre do Leao do 
Norte", na qual se fez a apologia de Momo e o elogio do pre-
feito da capital, frisando: 

"Os Philomomos comprometem-se a conservar, com desu-
sado brilhantismo, a tradicao patriotica da antlga galhofa bra-
sileira, que a urucubaca ameagava asfixiar" (Arq. Pub. Est.) 

O IMPARCIAL — Semandrio Independente, Crftico, Noti-
cioso e Liter^rio — Sob a diregao de Felix Lobo, comecou a pu-
blicar-se no dia 9 de abril de 1915, formato de 33x22, com qua
tro p^ginas de tres colunas, scndo impresso na Tip. Mercurlo, 
k rua Marques do Herval ^(atual Concordia) n^ 159 e perten-
cente a Libanio Figueiredo, o qual, a partir do n° 3, figurou, 
no cabe?alho, como Editor. Mas a correspondencia devia ser 
envlada para a Rua Duque de Caxias n° 7. Tabela de assina-
turas: semestre — 2.$400; trimestre — 1$200; mes — $400. Nu-
mero avulso — 

Constava do artigo de apresentagao: "O nosso jornalzinho, 
embalado por uma f6 inabal^vel e guiado por um ideal purissi-
mo, promete se ocupar de tudo e de todos, trabalhando, exclu-
sivamente, pelos interesses coletivos". 

Logo no segundo niimero, estampou, na primeira pAgina, 
amplo cliche do Governador Dantas Barreto, aplaudindo-lhe a 
obra administratlva. 

Seguiu-se a publica?ao, inserindo editorials objetivos, no-
tlciArio, folhetim, variando com artigos de Jeronimo Higino e 
versos de Agripino da Silva, Adauto Acton, Ribeiro da Silva e 
do diretor. Na 4a. p^gina, s6 anunclos. 
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Teve vida effemera O Imparcial, cujo illtimo niimero encon-
trado foi o 50, de 6 de maio (Bib. Pub. Est.). 

(' 
O GENIO — Sem que haja noticla de^qualquer outra ediQao 

anterior, circulou o n^ 6, ano VI, desse jornalzinho do Gr&mio 
Literirio Aires Gama (Jornal Pequeno, 7/5/1915). 

COMMERCIO & INDUSTRIA — Re vista Mensal de Propa
ganda Comercial, Industrial e Agricola — O n° 1 publicou-se 
em maio de 1915, formato de 28x20, com 14 p^ginas a duas co-
lunas largas de composigao. Diretores-propriet^rios — Carlos 
Augusto Pereira da Costa e Umberto Carnelro. 

Al§m dos seus "prop6sitos doutrinsirios", conforme a pS,-
glna de abertura, o programa do magazine restringia-se "ao que 
concerne mais de perto com os problemas essenciais k vida eco-
nOmica deste Estado". Esperava "o concurso das classes labo-
riosas". 

Sua materia constou de "Segao Comercial", "Segao Indus
trial", "Segao Agricola", "V^rias", "Quebra-cabeca"; "Pro.sa e 
Verso" e amlncios. Foram colaboradores: Eugfinio Samlco, Anl-
bal Lima. L- Correia de Brito, R. Fernandes e Silva, Urbano 
Duarte (transcrigao) e Rodrigo OtAvio (transcri?ao). 

Flcou no primeiro niimero (Bib. Pub. Est. e Bib. Est. Ser-
gipe). 

ESTRELLAS DE JUNHO — Revista Familiar de Sortes — 
Dedicada "as noites de Santo Ant6nlo, Sao Joao e Sao Pedro", 
surgiu em 1915, no mes indicado. Formato de 31x23. com 112 
p^ginas, divididas em papel comum (anuncios em tinta verme-
Iha) e assetinado. Boa capa, trabalhada em vlnhetas e Impres-
sa em tricromla. Edi?ao do Diario de Pernambuco. Prego do 
exemplar — 1$000. 

Lia-se na p^glna de apresentaQao: "As gentis leitoras en • 
contrarao nestas p^ginas uma coletanea modesta de fatos e 
coisas da 6poca; llteratura leve e sadia, ditos e trechos que po~ 
dem divertir o esplrito, enlevar e talvez edificar. fi um livro, o 
Estrellas de Junho, quase exclusivamente dedlcado ks nossas 
familias e, em particular ks nossas criangas". 

A edigao inserlu 24 p&ginas de Sortes e cerca de 30 de ma
teria paga, sendo a parte restante constituida, principalmente, 
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de transcrigoes liter^rias e cliches de fatos nternacionais. Co-
laboragao local, em prosa e verso, de Araujo Filho, Ferreira de 
Melo, Raul Machado, Henrique de Magalhaes, Job Sa e Leviiia 
das Dores (ambos pseudonimos de J^der de Andrade), Durval 
de Brito, El^dio dos Santos Ramos, Firmino de Figueiredo, Men-
des Martins e Gaspar Uchoa; mais Variedades, Charadas e Hu-
morismo. 

Prosseguiu a publicagao cada ano, crescendo sempre a quan-
tldade de pAginas e a de reclamos comerciais, mas bem felta 
graficamente, contendo materia variada e curiosa, juntando-se 
ao nUmero inicial de colaboradores outros nomes, pelo tempo 
afora, a saber: Carlos Estevao de Oliveira (quadras, 1916, com 
ilustiacao de J . Cardoso); Silva Lobato; Emilio Birra, o mesmo 
Mario I. Beiral (como se ocultava Antonio Lima Bezerra Filho), 
Bianor de Oliveira, D. Xiquote, ou seja Bastos Tigre, Joao Mon-
teiro (1917); Rodovalho Neves, GervAsio Fioravante, Oliveira e 
Silva, Osorio Borba, Oleg^rio Mariano, Farla Neves Sobrinho, 
Gervdsio Lobato, Sev. Leite, Ernesto de Albuquerque, Luiz Mo-
reira, Raul Monteiro, Mariano Lemos, Naasson de Figueiredo, 
Andre Gira-Sol, Samuel Campelo, Osiris Caldas, Aur61io Do-
mingues, Joao Pacifico dos Santos, Joao Semana, Lemos Brlto, 
Durval C6sar, Paulo Moreno, Austro Costa (1923), Luiz Lourel-
ro, Gil Duarte, Bastos Portela, Joao de Deus da Mota, Augusto 
Rodrigues, Gastao Penalva (pseud6nlmo do Comandante Se-
bastiao de Sousa), Vicente Noblat, Eust^quio Gomes, Damas-
ceno Vieira, Claudia, Silvino Olavo, Jos6 Penante, Jason Ban-
delra, tamb6m travestido em Torres-Mendalva; Silvia Patricia 
(dlsfarce de Silvia Goncalves Pena) ; Jaime d'Altavila (nome 
Uterdrlo de Anfilofio de Oliveira Melo); Luiz Barbosa Passos, 
Guy, Gaspar Regueira Costa, Camuce Granja, M^rio Sette(1930); 
Esdras Farias, Waldemar Lopes, Jos6 Valadares, Nelson de Al
cantara, Adauto Barreto, Nair de Andrade, Costa P6rto, Arnal-
do Guedes Pereira, Israel Fonseca (1936), Iraci Iplrapoan Lo
pes, Gomes Maranhao, Silvino Lopes, Valdemar de Oliveira, 
Danllo Lobo Torreao, Filgueiras Junior, Odorico Tavares, Al
fredo Medeiros, Samuel Soares, C61io Meira, Silva Andrade (Z6 
da Luz), Carmen de Melo, Edna Leite Guelros, Godofredo de 
Medeiros, Stenio de S^, Isnar de Moura, Carlos Morelra, Carlos 
Leite Mala, L. A. Esteves, Carmencita Ramos Cavalcanti e ou
tros, nao faltando boa ilustragao fotogrdflca, a salientar "As-
pectos pernambucanos". 

A partlr da edigSo de 1917, Estrellas de Junho veio a exibir 
capa ilustrada com motivo sanjuanesco, impressa em litogra-
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vura, as vezes variando de desenhlsta, como, prlnclpalmente, 
em 1926 e em 1929, assinada, respectivamente, por Manuel Ban-
deira e Vilares. 

1 

Alterou-se o ritmo regular da "revlsta familiar de sortes" 
apos o n^ 15, de 1929, deixando ela de aparecer nos anos de 
1930, 1931, 1933 e 1935, sem mais interrupgoes at6 1933 n^ 20, 
ano XX. 

O prego da vendagem avulsa s6 em 1934 fol modiflcado, su-
bindo para 1S200; mas logo na edigao segulnte passou para 
1$500, atingindo 2$000 nos dois ultimos anos. 

As ediQoes de 1936 e 1938 foram impressas na oficina do 
Diario da Manha, nao voltando mals a publicar-se o bem feito 
magazine de t an ta receptividade na 6poca dos festejos Juninos 
e que, tendo sido fundado por Carlos Lira Fllho e J^der de An-
drade, teve como responsS.veis, nos ultimos anos, Alfredo Ra
mos e Arnaldo Constantino (Bib. Pub. Est.). 

URUCUBACA — Livro de Sortes — Foi posto em clrculaQao 
em junho de 1915, "para as noites sanjuanescas", com 64 p^,-
ginas, capa em cores, editado pela Tipografia Mercurio, de Bl-
biano Figueiredo, situada na rua Marques do Herval (atual da 
Concordia) no 159, e redigido por Dulce, Mascote & Cia. Apre-
sentava "Interessante jogo de sortes, em quadrlnhas espirltuo-
sas, modinhas; contos; pensamentos, ditos pitorescos, v^rlos 
brinquedos familiares, etc.". Prego do exemplar — $800. (Bib. 
Pub. Est.). 

ARCHIVOS DE HIGIENE PUBLICA E MEDICINA TROPI
CAL — Orgao da Corpora?ao Medica da Diretoria de Higiene 
de Pernambuco — Circulou, pela primeira vez, em julho de 
1915, formato de 24x18, com 96 p^ginas de texto, em papel cou-
cli6. Na capa, em papel-cartolina de cor, um desenho ilustrati-
vo. Trabalho gr^fico da Imprensa Industrial, h rua do Apolo 
ns . 49 e 51, marcava 10$000 por assinatura anual e 2$500 por 
exemplar. Dlregao clentiflca de Gouvela de Barros, Costa Ri-
beiro, M^rio Ramos, Fernando Simoes Barbosa e Joao Amorlm; 
secretarlo — AntOnio In^cio; tesoureiro — Odilon Caspar. Fl-
gurou, al6m disso, um quadro de 32 redatores, divididos para 
as seQoes de "Higiene Publica", "Medicina Tropical" e "Higiene 
e Medicina Socials". 
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O ar t lgo de apresentagao aludiu a necessidade de se i n t e -
gra r "a perfei ta sintese funcional dos apare lhos que const i tuem 
o i& complexo organismo do nosso servigo sanlt&rio", concluin-
do: 

" . . . e s t a revista pres ta rd ao Estado os mais sal ientes be -
neflclos, p rocurando elucidar questoes a inda penden tes de es -
tudo e a solucao cientifica e or ien tando a s is temat izacao de 
medldas e provldencias admin i s t ra t ivas e legislatlvas, em r c -
lagao com os mais vitals interesses de nossa colet ivldade. E, 
pa ra que as energlas e a t ividade a empregar nesse sent ido se 
apl lquem de acordo com os seus intiil tos, os Arquivos apresen-
t a m um programa anua l de estudos, em que sugerem os proble-
m.as sani t^r los e as questoes clentificas que Ihes sao relat ivas, 
n o sent ido de, focalizando-as, a t r a i r - l hes a a tengao dos es tu -
diosos, pois que delas depende, em grande pa r t e , o progresso 
de nossa sa lubr ldade" . 

O sumSrlo constou de decretos, Instrugoes e determlnagoes 
dlversas sobre adminls t ragao san i t a r i a ; relat6rio dos servigos 
realizados pela Inspetor ia de Higiene em 1912; estudos med i 
cos asslnados por Joao Amorim, Gouveia de Barros, AntOnio 
In^cio, M^rio Ramos e Eduardo Vanderlei , al6m de m a p a s e d ia -
g r a m a s . 

O n" 2 saiu no mes de outubro, prosseguindo a numeragao 
das p6,ginas, desde 97 at6 a 2462-. Divulgou extensos relat6r ios; 
longa memor ia (para concurso) do d r . Mdrio Ramos ; colabo-
ragao do medico matogrossense Malaleel Mar inho Rego e do d r . 
E . Vanderlei , dedicando as vinte p^ginas r e s t an te s ao inlcio do 
t r aba lho , ( tamb6m pa ra concurso) do d r . Antonio I n l c i o : " R e -
pressao as fraudes de conservas a l imen ta res por meio de a n -
t is6ticos". 

Nao prosseguiu a publicagao (Bib. Pub. Est . ) . 

A VIBRAQAO — Boletim do "Ta t twa Alvorada" — Iniclou 
Bua circulagao em julho de 1915, formato de 27x18, com qua t ro 
p^ginas de t res colunas, tendo a redagao Ins ta lada d. rua I m 
perial no 155. Diregao conjun ta de S^tiro de Oliveira Lima, T o -
maz Vila Nova, Francisco de Oliveira Lima, M. Rio Lima; M. 
Ramos e Amaro dos Santos , mas a pa r t l r do quln to n u m e r o s6 
ficou o pr imelro n o m e . Asslnava-se a 2$000 por s emes t r e . 
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Dlzla o artlgo de apresentagao: " . . .6 uma exposlgao efetlva 
dos esforgos de meia dilzla de devotados dlsclpulos da doutrl-
na ocultlsta no Recife". 

Constltulda de l l teratura especlflca, as poucas edl?6es dl-
vulgadas, al6m das produgoes da equlpe dirlgente. Inclusive o 
pseudfimlno de Slima, Inserlu colaboragSo de Edla de Morals, 
E. Leao, Cardoso, Milciades Barbosa, J . Prelre e Elmlra Lima. 
Algum notlcl^rlo. 

O ijltlmo numero publlcado fol o 6°, no mfis de dezembro 
(Bib. P<ib. Est,). 

UNIAO CAIXEIRAL — 6rgao de Propaganda da Coligagao 
B. dos AuxIUares do Com6rclo de Pernambuco, de proprledade 
do Grupo Unlao, fol fundado a 15 de julho de 1915. 

O no 16 clrculou no dla 29 de fevereiro de 1916, formato de 
38x27, com quatro pAglnas de quatro colunas, impresso na ofl-
clna do Jornal do Recife, k rua do Imperador n° 47, achando-se 
a redagao Instalada S, Praga Barao de Lucena ,(hoje Avenlda 
Dantas Barreto) n^ 16, 1° andar . Dire?ao de DArlo Souto. Re-
datores: Rodovalho Neves e AntSnio Martins de Almeida. Adml-
nlstrador — Manuel Nunes Simoes. Diretor t6cnico — L. G. 
de Castro. Asslnatura anual — 5$000; semestral — 3$000, me-
dlante pagamento adiantado. 

Ao completar o prlmelro anlvers^rlo, a Uniao Caixeiral 
trazia no cabegalho: "Defensor da classe caixeiral", mantendo 
a proprledade. 

Em Janeiro de 1917 AntOnlo Almeida era substltuldo por 
Lutgardes F . Neves, o qual, por sua vez, se retirou no m6s de 
maio. A dlregSo t6cnlca ]& t lnha novo titular: M. Sablno Nas-
clmento. No m§s de junho, DArlo acumulava as funcjSes de di
retor e redator-chefe, s6 permanecendo Rodovalho como reda-
tor e Simoes na admlnlstragao. 

O periodico, que clrculou regularmente, manteve as seQ5es: 
"Flscallzando", versos, por Fiscal; "Perfis caixeirals", tamb6m 
em versos, por K. Vaco; "Quinzenals", por Flores; "Cartas 
d e . . . Calxelro", por Da Silva; al6m de coment^rios de defesa 
da classe, relato das reunl5es da CoUgagao; "Hlno d. CoUgagSo", 
por DArlo Souto; mals colaboragao de Marclal Vlelra, Brlto Al-
ves, Trajano J . de Carvalho, Alberto Braga, JerOnlmo de Mo-
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rais Fllho, Martins Fllho, C. Leal,, Monte Sobrinho, AntOnio 
Dlas, Miguel Monteiro, etc . A quarta p^gina constava, sempre, 
de anuncios, e a impressao fazia-se em papel couch6. 

A publicagao continuou at6, pelo menos, o n^ 4, do ano 
n i , datado de 30 de agosto de 1917 (Bib. Pub. Est.) (1) . 

A TROMBETA — 6rgao de interesses locais e de propagan
das comerciais — Com sede em Afogados, k rua Sao Miguel n^ 
5, circulou o no 1 em setembro de 1915, formato de 18x14, com 
quatro p^ginas de duas colunas. Impresso na Tipografia Bra-
sil, a, rua Duque de Caxias n^ 10, distribuia-se gratui tamente , 
tendo como redatores . . ."diversos"; Joao Joca era um deles. 

Vlsava, part lcularmente, o jornalzinho, "acordar o com6r-
clo do sono criminoso" em que jazia, e "faze-lo triunfar, flo-
rescente e feliz, a caminho do progresso". 

Publicaram-se poucas edigoes, apenas a primelra p^gina 
com, mater ia redacional — coment^rio e notlclas, — uma vez 
que o objetivo em mlra era o anuncio. 

O niimero 4 (e ultimo) salu em dezembro (Bib. Pub. Est.). 

MfiRITO — Publicou-se no dia 7 de setembro de 1915, for^ 
mato de 23x18, com quatro p&ginas, a tres colunas de compo-
slgao, exceto a primeira, ocupada com o retrato do indefectl-
vel "querido patrono", cujo anivers^rio natalicio se comemora-
va. Trabalho material da tipografia de Julio Agostinho Be-
zerra-

Escreveram sobre o evento os associados Adolfo Astolfo, 
Joao Freitas, P6rcio Moreira, Luiz Loureiro, Cristobal de Sousa, 
Jos6 A. CezArio da Cunha, Hisbelo de Holanda e outros (Bib. 
P<ib. Est.). 

CHANAAN — Revista I lustrada de Atualidades, Literatura, 
Cienclas e Artes — Saiu a lume no dia 1 de outubro, destinada 
a publlcar-se mensalmente . Orientagao de Jos6 Penan t e . 

A edl?ao de estr61a inseriu "verso e prosa de apreciados In-
telectuais e publicou o re t ra to do inditoso poeta Anibal Te6filo, 

(1) ColeQao bastante desfalcada. 



HISTORIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO 379 

assassinado no Rio de Janeiro" (Diario de Pernambuco, 2/10/ 
1915). 

Terla flcado no prlmelro niimero. 

A MENSAGEM — Orgao oficial da Missao Batista do Norte 
do Brasil — Surglu a 17 de outubro de 1915, formato grande, 
de clnco boas colunas, com quatro p^ginas, impresso na tipo-
grafia de Jiillo Agostlnho Bezerra, d. rua do Imperador n s . 18/ 
20. Diretor — A . A- Muirhead; redator — Carlos Barbosa. 
Tabela de assinaturas: ano — 3|000; semestre — 2$000; clube 
de 10 pessoas — 20$000, pregos que, "para o estrangelro", foram 
estabelecidos em 4§000, 3§000 e 301000, respectivamente. 

Trazia, sob o titulo, duas cltagoes evang611cas e declarava, 
no editorial de apresentagao: "O nosso piano serS. respeitar a 
opiniao alheia, nunca descendo a uma mera folha anti-clerical. 
Teremos de "defender a f§ uma vez entregue aos Santos", mas 
sempre no esplrlto de Cristo". 

Segulu-se a publlcagao, mensal e, depols, qulnzenalmente, 
dlvulgando artlgos doutrln&rlos e, sobretudo, vasto notlcl^rlo, 
atrav6s do titulo "O progresso atrav6s as Igrejas", procedente 
de cidades de Pernambuco e dos Estados vizinhos. Ap6s os pr l-
melros numeros, adotou uma pAgina de aniincios. 

Reduzlu o formato, no segundo semestre de 1916, para 48x 
31, de clnco colunas normals, quando passou a ser impresso em 
oficina propria, situada, com a redacao, ^ rua Visconde de 
Goiana n" 96. Retlrara-se o redator Carlos Barbosa e, no ano 
segulnte, aparecla o nome de Jos6 Vanderlel, na qualidade de 
redator-secretarlo. 

Tendo termlnado o ano anterior com 24 publlcaQ5es, Inl-
clou 1917 clrculando semanalmente, para chegar ao n^ 50 em 
22 de dezembro. Inserlu, nos ns. 49 e 50, o discurso de formatu-
ra de Gilberto Freire no Col6gio Americano Batista. Abriu nu-
meragao nova — n" 1, ano IV — a 5 de Janeiro de 1918, at ingin-
do o no 5 no dia 2 de feverelro, que terla sldo o ultimo publlcado. 

A par da materia redaclonal, A Mensagem contou com a 
colaboragao esporddlca de Perelra Sales, J . B . da Rocha, Adrlao 
Bernardo, Manuel ArSo, Munguba Sobrlnho, C. C. Duclerc, Fe
lix J . Morals, Archlmlnla Barreto, W. C. Taylor, T6rclo de OU-
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veira, Marcus Vinitius, Br^ulio dos Palmares, Manuel Vieira 
Peixoto e outros (Bib. Piib. Est.) (1). 

O DEVER — Crgao do Gremio Liter^rio Chateaubriand — 
Inexistentes comprovantes das primeiras edigoes, publlcou~se 
o n° 4, ano II, no dia 28 de novembro de 1915, formato de 38x25, 
com quatro p^ginas de trfes colunas. Trabalho grAfico da ofi-
cina da Papelaria Brasil, situada na rua Duque de Caxlas n" 
10. Redator-chefe — Jos6 Pinto; redatores — Adamastor San
tos, Alfredo Mauric6a e Rene Laclete. Redagao instalada na 
rua Visconde de Goiana n° 92. Assinaturas: ano — 6$000; se--
mestre —• 3$000; trimestre — 2|000. 

Sua materia constituiu-se de notas educatlvas; artlguetes 
de alunos do Col6gio Cliateaubriand; versos de Kodak; pensa-
mentos; notici^rio, etc. (Bib. FAb. Est.). 

ANNAES DO 4o CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRA-
PHIA — Reunido, na Cidade do Recife, de 7 a 17 de setembro 
de 1915 — Impresso na Imprensa Oficial, saiu o primeiro vo
lume, formato comum de livro, em fins de 1915, com 166 p&gi-
nas. A materia dlvidiu-se em tres partes; 1^ — Hist6rla. Ex-
poe a organlzagao e funcionamento do 4P Congresso, enfelxan-
do "a documentagao e vida dos trabalhos"; 2^ — Compreende as 
mem6rias e monograflas aprovadas, pareceres e relatorlos; 3* 
— Destinada k publicagao das contribulgoes nao submetidas h% 
comlssoes por escassez de tempo, mas capazes de ser publicadas. 

Abrlu o 1° tomo "Saudoso preito & mem6ria dos llustres 
brasileiros Joao Batista Regueira Costa (1845/1915) e Joao Fe-
liciano da Mota e Albuquerque (1849/1913), presldente e vlce-
presidente da Comissao Organizadora". Faziam parte da mes-
ma Comissao: Alfredo de Carvalho, F . A. Pereira da Costa, Ar-
tur Muniz, Manuel Arao, Alfredo Freire, Jos6 Bandeira de Melo, 
Eugenlo Samico, Raul Azedo, Gongalves Mala, Pedro Celso e 
Henrique Capitulino-

Insere uma relagao dos particlpantes do conclave, repre-
sentantes dos Estados do Amazonas, Pav&, Maranhao, Cear^, 
Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Serglpe, 
Bahla, Sao Paulo, Parang, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

(1) Cole?ao desfalcada. 
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Constltulu-se a materia dos dois volumes de notici^rio da 
Instalagao solene, discursos do governador Dantas Barreto, de 
Pedro Celso e Artur Muniz; do padre Florentine Barbosa Fer-
relra, da Paralba; Bernardino de Sousa, da Bahia; Jos6 Artur 
Boiteux, de Santa Catarina, e do arcebispo d. Luiz de Brito; ses-
soes plen^rias; banquete; encerramento; mogoes; votos; indi-
cacOes, e tc . 

O segundo tomo dedlcou imlmeras pSginas a uma "Contrl-
buiQao ao estudo da Corografla do Estado de Pernambuco" e ao 
ensaio Intitulado "Ao Sertao", do jornallsta M^rlo Rodrigues 
(Bib. P<ib. Est.). 

NOITES DE NATAL — Revista ilustrada de Arte, Literatu-
ra, Modas, Sports, etc. — Edigao do Diario de Pernambuco, o 
rfi 1 clrculou datado de 1915/1916, formato de 30x20, capa em 
papel-cartollna especial, vinte p^ginas impressas a cores, de 
aniincios, abrindo e encerrando o volume; 80 ditas de materia 
redacional e, ao centro, uma folha, dobrada em oito partes, com 
o Calend^rio para 1916, excelente trabalho gr^fico em bicolor. 

Sem nenhuma nota de apresentagao, abriu o texto o soneto 
"Natal", de Auta de Sousa, constituindo-se a materia geral de 
contos, crOnicas, poesias, curiosidades, humorismo e, como brln-
de a,s leitoras, a miisica da valsa in6dita "Como 6 bom sonhar", 
autoria de Alfredo Gama. Profusa ilustraQao de fotografias de 
personalidades europ6ias e "Quadros da guerra"-

Afora numerosas transcrlQoes, o interessante magazine di-
vulgou colaboraQao original, em versos, de Job Sd (pseudfinimo 
de JAder de Andrade); Paulo Sem (como se ocultava o c6nego 
Benigno Lira), Caspar Uchoa, M&rio Linhares, Solid6a Ramos, 
Domlngos de Albuquerque, Valfrido Leonardo Pereira, Ferreira 
de Melo, Frederico Codeceira, Baltazar de Oliveira, Joao Mon-
teiro, Rlbeiro de Carvalho, Naasson de Figueiredo e Jos6 de 
Barros Lima e prosa de Ten6rlo de Cerquelra. 

A publicagao ficou no niimero de estr6ia (Bib. Pfib. Est.). 
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A N J O S , Alcides (Rodr igues ) dos — 140. • 
AN J O S , Apr ig io dos — 236. 
A N J O S , Jos6 (Rodr igues ) dos — 31/32, 140, 286. 
A N J O S , Leonor dos — 124. 
A N J O S , Od l lon ( de C a r v a l h o R o d r i g u e s ) dos — 132, 140. 
A N T A S , O s c a r M e n d e s — 267. 
A N T U N E S (de Ol ive i r a ) , J u v e n a l — 42. 
A N T U N E S , ( M a n u e l Os6r io de) S& — 132. 
A P O L I N A R I O de Olivei ra , Jos6 — 234, 254. 
A Q U I N O , cne6bulo d e — 327. 
A Q U I N O , Cleodon de — 157. 
A Q U I N O , T o m a z F e r r e i r a de — 152, 193, 198, 329. 
A R A G A O , E g a s Moniz B a r r e t o d e — 88. 
A R A O (de Ol ive i ra C a m p o s ) , M a n u e l — 29, 30, 60, 122, 125, 183, 193, 197; 

243. 244, 283, 333, 353, 379, 380. 
A R A U J O , A b d ^ n a g o (Rodr igues ) de — 245, 247. 
A R A U J O , Amel i a — 178. 
A R A U J O ( B a r a o d e C a i a r d ) , M a n u e l Alves d e — 
A R A U J O , Cus t6d io de — 206. 
A H A t r J O , Del f im C a v a l c a n t i d e — 349, 350. 
A R A t r J O P l l h o ( F r a n c i s c o P e d r o de) — 108. 
A R A t r J O Pil l io , ( J o a q u i m de) — 30, 124, 169, 170, 177, 209, 234, 333; 334, 374. 
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ARAtrJO, Gilberto C. — 350. 
ARAtrJO, Guilherme (Barreto) de — 49, 52, 53. 
ARAtrJO, Joao Antonio de — 249, 
ARAtrJO, Jos6 de — 124. 
ARAtrJO, Jos6 Maria (Correla) de — 62. 
ARAtrJO Jorge, Artur Guimaraes de — 59, 60, 96, 130, 131, 136. 
ARAtrJO, Josefina de — 164. 
ARAtrJO, Joeefino — 178. 
ARAtrJO, Lourival Cavalcantl de — 142, 350. 
ARAtrJO, Manuel Correia de — 62, 350. 
ARAtrJO, M. J . de Santana — 154. 
ARAtJO, Odilon Vidal de — 195, 206. 
ARAtrjO, Ranulfo de — 138. 
ARiAtrJO, Rodolfo (de Albuquerque) — 132. 
ARAtrJO, Severino Correia de — 348. 
ARAtrJO, Zoroastro (Aristides) de — 297. 
ARCANJO, Miguel — 145, 146. 
ARMADA, Slmao d' — 208. 
ARRUDA, Antonio C. de — 102. 
ARRUDA, Donato — 275, 352. 
ARRUDA, Joao de — 271. 
ARRUDA, Paulo (Gon?alves) de — 29, 61, 162. 
ASFORA, Joao — 146. 
ASFORA, Jose — 148. 
ASSIS, Boa Ventura de — 364. 
ASSIS. (Joaquim Maria) Machado de — 136. 
ASTOLPO, Adolfo — 378. 
AUGUSTO, Graciliano — 80, 134. 
AUGUSTO, Jos6 — 131. 
A VELAR, R6mulo R. C. de — 268. 
AVELAR, Soares de — 144. 
AVELAR, Zozimo de — 173. 
Avila. Jos6 Indcio d' — 142, 192. 
AZEDO, Jaime — 242. 
AZEDO. Raul (de Almeida) — 121, 142, 176, 183, 241, 243, 362, 380. 
AZEVEDO Alfredo de — 247, 248. 
AZEVEDO. Am&ncio — 155. 
AZEVEDO, Antdnio — 322. 
AZEVEDO, Artur (Nabantino Gongalves) de — 180, 295. 
AZEVEDO, B . de — 309. 
AZEVEDO, Edgar Ces^rio de — 304. 
AZEVEDO (e Melo), (Jose) Miranda de — 128, 177, 219. 
AZEVEDO, Gaudencio — 245. 
AZEVEDO, (Manuel Antonio) Alvares de — 116. 
AZEVEDO, Miguel de — 280/281. 
AZEVEDO, Milton de — 103. 
AZEVEDO, Romulo de — 264. 
AZZEGLIO, Paulo d' — 129. 
BAHIA (da CTunha), Artur (Augusto) — 86, 140, 161. 
BAHIA, Jos6 — 295. 
BALBI. Heliodoro — 86. 
BALTA.R, Afonso Ferreira — 161. 
BALTAR, Alolsio — 239. 
BALTAR Filho, Augusto Ferreira — 197. 
BALTAR, Tenente Emilio — 292. 
BANDEIRlA, Alfplo — 263. 
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BANDEIRA (de Melo), Herculano — 287. 
BANDEIRA (de Melo), Jo66 — 380. 
BANDEIRA, Fernandas — 45. 
BANDEIRA Pilho, Jos6 Alves de Sousa — 142, 199. 
BANDEIRA, Jason — 374. 

Lafaiete — 203. ' 
Manuel (Alves) — 375. 
Ot&vio — 158. 
Umbelina — 124. 

BARATA, Padre Jos6 do Carmo — 183, 328. 
BARBOSA, A. — 307. 

Austricliano — 275. 
Bruno — 83, 86. 
Carlos — 57, 302, 379. 
Fernando Simoes — 132, 142, 375. 
J . — 280. 
Joao Alexandre — 339. 
Joao Licio — 301, 322. 
Jos6 Vicente — 281. 
Junior, Astolfo — 226, 282. 
Manuel Simoes — 189. 
Milciades (Alcantara) — 244, 377. 

BARBOSA Neto, (Francisco Alves) — 307, 340, 343, 364. 
BARBOSA, Severino Alves — 75, 134, 135, 167, 209; 255; 260; 269; 276. 
BARJONA, Julio — 86. 
BARRlADAS, JoSo — 300. 
BARRETO, Abel — 41. 
BARRETO, Adolfo — 213. 

Alberto C. Pais — 203. 
Ana Carlota de Barros — 140. 

BARRETO, Ant6nio C. de Sd — 189. 
BARRiETO, Archiminia — 379. 
BARRETO (da Silva Nen), Adauto — 374. 
BARRETO de Menezes. Joao — 41, 87, 131, 241, 242; 243; 266; 334; 362. 
BARRETO de Meneses, Pedro — 271, 272. 
BARRETO de Meneses, Targ61ia — 253. 
BARRETO de Meneses, Tobias — 123, 131, 363. 
B A R R I E T O . Eduardo (Valdemar Tavares) — 132, 133. 
BARRETO, General Emidio Dantas — 73, 202, 243, 286, 303, 304, 311, 312, 

317. 318, 40, 43, 345, 346, 372; 381. 
BARRETO, In&cio de Barros — 100, 101. 
BARRETTO, Jo66 Diniz — 216. 
BARRETO, Plo — 203. 
BARRETO. Tomaz — 195. 
BARROCA, Fernando (Te6fanes do R^go) — 132, 266. 
BARROS, Alice de — 85, 116. 
BARROS, A. Lopes — 155. 
BARROS Almeida, J . F . — 95. 
BARROS, Antflnio — 339. 

Artur Leal de — 163, 293. 
Candida Duarte de — 83, 95. 
C16vis de Carvalho — 59, 60. 

BARROS, Eugenlo de — 132. 
BARROS, Jarbas de — 150. 
BARROS, (Joaquim Cavalcantl) Leal de 
BARROS, Jos6 de — 142. 

BANDEIRA, 
BANDEIRA, 
BANDEIRA, 
BANDEIRA, 

BARBOSA, 
BARBOSA. 
BARBOSA, 
BARBOSA. 
BARBOSA, 
BARBOSA, 
BARBOSA, 
BARBOSA, 
BARBOSA 
BARBOSA, 
BARBOSA, 

BARRETO, 
BARRETO, 

BARROS, 
BARROS, 
BARROS, 

341, 242, 362. 



388 LUIZ DO NASCIMENTO 

BARRiOS Junior, (Sebastiao do) R^vo — 130. 
BARROS, Manuel Caitano de — 148. 
BARROS, (Manuel) Oouveia de — 142, 241, 242, 375, 376. 
BARROS, Mariana de C. P . — 311. 
BARROS, Oscar de — 58. 
BARROS, Padre Te6fanes — 189. 
BARRiOS. Paulino (Pinto) de — 144. 
BARROS, Paulo — 136. 
BARROS, Pedro Rego — 311. ,' 
BARROS, Richomer — 301. 
BARROS, Santos — 152. 
BARRiOS, Severino Rodrigues de — 327. 
BARROS, Severo de — 49, 67, 77, 91, 92, 210, 212, 307. 
BARROSO, Jovino — 302. 
BASCK, Alfred — 370. 
BASILISCO, Franco — 150. 
BASSELIM. Eustaquio — 275. 
BASTOS, Pedro Rodrigues — 248. 
BATALHA, Jose — 102. 
BATISTA, Afonso Neves — 303. 
BECKER, Joao Rodrigues — 202. 
BELO, Jose Maria — 59. 
BELO, Rui de Aires — 187. 
BELTRAO, dom Gabriel — 187. 
BELTRAO, Lauro — 107. 
BENEVIDES, Elpidio Cordelro — 320. 
BERNARDO, Adriao — 372. 
BERTOLDO, Felix — 177, 228. 
BEVILAQUA, Amelia de Freitas — 83, 85, 87, 95, 149/150, 161, 162. 
BEVILAQUA, Aquiles — 60. 
BEVILAQUA, C16vis — 85, 86, 96, 130, 131, 133, 149, 162, 322. 
BEVILAQUA, Doris Teresa — 162. 
BEVILAQUA, Euclides — 96. 
BEVILAQUA, Florlza — 162. 
BEZEIRRA, Afonso Ligorlo — 186. 
BEZERRA. (Antonio Vicente de) Andrade — 132, 185, 186, 187, 242, 361. 
BEZERRA Cavalcanti, Jos6 Rufino — 100. 
BEZERRA de Meneses, Jos6 Augusto — 248. 
BEZERRA, Epifanio — 184/185, 245. 
BEZERRA Filho, Antonio Lima — 343, 374. 
BEZERRA, J . L. — 56. 
BEZERRA, Jo&o — 247. 
BEZERRA (e Silva), Jos6 — 199, 208, 226, 326. 
BEZERRA, Julio Agostinho — 39, 42, 43, 66, 72, 73, 76, 78, 94, 124. 130, 

154, 160. 161, 162, 167, 176, 177, 182, 192, 196, 197, 203, 209, 210, 
211, 217, 225, 228, 238, 252, 253, 257, 261, 269, 273, 274, 276, 279, 280, 
282, 288, 291. 294, 297, 306, 311, 313, 328, 336, 340, 341, 353, 356, 357, 
358. 364, 370, 378, 379. 

BEZERRiA, Juraci Mendes — 148. 
BEZERRA, Severino — 138. 
BITTENCOURT, Elvira — 293. 
BOCAIUVA, Quintino — 323. 
BOITEUX, Jos6 Artur — 381. 
BONFIM, Agenor — 146. , 
BONIFACIO (Ribelro de Andrada Machado e Silva), Jos6 — 136. 
BORBA, Padre Jos6 de V. — 187. 
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BORBA, (Jose) Osorio (de Morals) — 111, 311, 369, 374. 
BOR£A, Jos6 Vasconcelos — 278. 
BORBA, Manuel (Antonio Perelra) — 312. 
BORBA, Paulo — 148. 
BORGES, Alfredo da Rosa — 268. 
BORGES, Alvaro — 174. 
BORGES, Ant6nio I . — 42, 43, 93. 
BORGES Filho — 353. 
BORGES, Heitor — 263. 
BORGES, J . 311. 
BORGES, Jos6 Carlos Cavalcantl — 132. 
BORGES, Seixas — 302. 368. 
BORROMEU, Padre Carlos — 329. 
BOSSI, Emilio — 186. 
BOTELHO. Pedro (Joaquim Velez) — 308. 
BOUDOUX, Armando — 53. 
BRAGA, Alberto — 377. 
BRAGA, Alexandre — 140, 322. 
BRAGA, Belmiro (Belarmino de Barros) — 334. 
BRAGA, Epifanio — 342. 
BRAGA, Filinto — 280. 
BRAGA, Ismael Gomes — 248. 
BRAGA, Jonatas — 339. 
BRAGA, (Jos6 Roxo de) Almeida — 47. 116. 155, 224. 
BRAGA, O. — 236. 
BRANDAO, Ceyne — 56. 
BRANDAO, Colatino — 300 
BRANDAO (da Rocha), Oscar — 30. 164, 195, 197, 224, 299, 317, 318, 320. 
BRANDAO, En^as de C. S. — 101. 
BRASIL, Agricio (Gongalves da Silva) — 110, 311. 
BRASIL. Alvaro de Assis — 255. 
BRASIL, Carlos — 273. 
BRASIL, Carmelita — 293. 
BRASIL, Elpidio (Vieira) — 244, 275, 334. 
BRiASIL, Oliveira — 198. 
BRAULINO Filho — 369. 
BRISSANT Neto — 178. 
BRITO, Alberto de — 39. 
BRITO, Albino de — 252, 307. 
BRITO, Argemlro de — 226. 
BRITO, d. Luiz Raimundo da Silva — 138, 181, 381. 
BRITO, Durval (Delfino) de — 39, 131, 197, 250, 374. 
BRITO, Francisco Toscano de — 36, 37. 
BRITO Filho, Paulo C. — 189. 
BRITO, Jos6 Luiz de Medeiros — 144. 
BRITO, Jiilia Toscano de — 281. 
BRITO, Lemos — 374. 
BRITO, Luiz Correia de — 100, 184, 201, 373. 
BRITO, M. — 366. ' 
BRITO, Paulino de — 179. 
BRITO, Teodorico de — 279. 
BUARQUE, Albino — 304. 
BUARQUE, Crispiniano — 315, 334. 
BUARQUE, Manuel — 161, 170, 183. 
BUARQUE, Pedro — 243, 244, 315. 
BURGET, M&rlo — 283. 
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BURGOS Filho, Luiz — 248. 
BURLAMAQUI, Fernando (Barbalho) — 245, 247. 

CABRAL, Artur da Silva — 300. 
CABRAL (de Oliveira), Alcibiades — 41. 
CABRAL, Filipe — 181. 
CABRAL, Joao C. de Melo — 125, 197. 
CABRAL. Padre Jos6 Bat is ta — 184. 
CABRAL, Padre Julio — 185. 
CABRAL, Padre Luiz Gonzaga — 186, 329. 
CABRAL, Milton — 186. 
CAETfi, Nilo — 132, 222. 
CAHU, Jorge (de Melo) — 115. 
CAHU, (Pedro Hipolito de) Melo — 95, 110. 
CAITANO, J . — 345. 
CALADO, Pedro (Eloi Pereira) — 108, 165. 
CALANDER, Miguel — 110. 
CALDAS, Alfredo — 304. 
CALDAS, Capitao Antdnlo Llns — 241, 340/341. 
CALDAS. O-siris (Peixoto Lins) — 311, 339, 374. 
CALDAS, Sebastiao — 215. 254. 
CALDAS, Teresinha — 330. 
CALHEIROS, (Agricio) Salgado — 148. 
CALIXTO, Pedro — 150. 
CALUETTE, Raul — 112, 125. 
CAMARA, A. — 154. 
CAMARA, Arcebispo Helder — 189. 
CAMARA, Baltazar (Jose Estevfto) da — 235, 254, 255, 267, 297, 301, 322, 340. 
CAMARA, Joao da — 154. 
CAMARA, (Joao) Laudelino (Domelas) — 106, 110, 140, 184, 185, 187. 
CAMARA, Nilo (Domelas) — 192, 193. 
CAMARA, Olivio (Dornelas) — 193. 
CAMARA, Padre Alfredo de Arruda, — 187. 
CAMARA, R. — 56. 
CAMARA, Renato (Domelas) — 106. 
CAMARGO, Adalberto — 362. 
CAMARGO, Pedro — 247. 
CAMPELO, Amanda — 285. 
CAMPELO, Arcelina — 140. 
CAMPELO, (Francisco) Barreto (Rodrigues) — 184. 185. 186, 187, 189, 190. 
CAMPELO, Joao Claudio (Cameiro) — 81, 87, 94, 112. 132, 133; 136. 
CAMPELO, Jose (Cameiro Rodrigues) — 112. 116. 124, 168, 231. 
CAMPELO, (Manuel) Neto (Cameiro) — 29, 131, 322, 343. 
CAMPELO. Pedro — 99. 
CAMPELO, Samuel (Riodrigues Carnelro) — 47, 55, 81, 100, 112, 208, 217, 

230. 241. 259, 272, 304, 307, 353; 374. 
CAMPOS, Abdias (da Silva) — 363. 
CAMPOS, Afonso Rodrigues de Sousa — 59, 60. 
CAMPOS, Alfredo — 239. 
CAMPOS, I rene — 280. 
CAMPOS, George — 169. 
CAMPOS, Izidoro Marinho — 836. 
CAMPOS Sales, (Manuel Ferraz de) — 64, 308. 
CANECA, Frei (Joaquim do Amor Dlvino) — 62. 
CANTINHO, M&Tio — 301. 
CAORS, A. — 120. 
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CARDOSO, Antfinio — 127, 155, 179, 180. 
CAPITULINO (Pereira de Melo), Henrique — 380. 
CARDOSO, Barreto — 169. 
CARDOSO, J . — 374. 
CARDOSO, Est&clo — 339. 
CARDOSO, (Jose Maria) Moreira — 59, 112, 114, 116, 129, 166; 172; 177; 

228, 342. 
CARMO (Ribeiro), Alfredo do — 50, 252, 255, 288. 
CARMO, R. G. do — 277. 
CARiNEIRO, Cust6dio — 307, 322, 342. 
CARNEIRO da Cunha, Alberto Solano — 169. 
CARNEIRO da Cunha, Francisco Solano — 130, 132, 169. 
CARNEIRO da Cunha, Jos6 Clementine — 300. 
CARNEIRO da Cunha, Jos6 Mariano — 268, 304. 306, 307, 316. 
CARNEIRO (da Cunha), (Manuel) Umberto —257, 304, 332, 333, 373. 
CARNEIRO da Cunha, Olegirio Mariano — 309, 333, 374. 
CARNEIRO da Cunha, R6mulo — 249. 
CARNEIRO da Cunha, Rul — 106. 
CARNEIRO, Ernesto Pereira — 268. 
CARNEIRO da Cunha Pilho, Jos6 Mariano — 268, 359. 
C A R I N E I R O Leao, A. de A. — 177. 
CARNEIRO Leao, Antonio — 132, 144, 268. 
CARNEIRO Leao, Francisca Isabel — 140. 
CARNEIRO Leao, Maria do Carmo — 140. 
CARNEIRO, Oscar F . — 248. 
CARNEIRO, Padre Francisco Domingos — 184, 185, 186, 189. 
CARREIRA, Alcantara — 161. 
CARVALHEIRA, Frederico — 148. 
CARVALHEIRA, Manuel — 138, 197, 283. 
CARVALHO, A. B . de — 202. 
CARVALHO, Alfredo (Alvares) de — 21. 22, 24, 27, 28, 31, 36, 60, 70, 71, 

88, 93, 95, 111, 117, 129, 132, 135; 138; 148, 155, 156. 
CARVALHO, Alipio Z. de — 57. 
CARVALHO, Aloisio (Lopes Pereira) de 180. 
CARVALHO, Alvaro de — 38. 
CARVALHO, Antdnio Jorge de — 149, 226. 
CARVALHO, Antonio Pereira de — 98. 
CARVALHO, Astrogildo (Calipso) de — 196, 208, 210, 230, 240, 2C5, 288, 358. 
CARVALHO, Padre Bernardino de — 329. 
CARVALHO, Carmen de — 290. 
CARVALHO, Costa — 148. 
CARVALHO, Cromwell (Barboea de) — 131. 
CARVALHO, Eduardo de — 27, 87, 159. 
CARVALHO, Eust&quio de — 142. 
CARVALHO, Guiomar de — 284, 340, 344. 
CARVALHO, J . — 81. 
CARVALHO, Janu&rio de — 128. 
CARVALHO, Joao Batista de — 195. 
CARVALHO, Joao S. de — 39. 
CARVALHO, (Joaquim Candido da) Silveira — 116, 118, 128, 164, 178, 

232; 334. 
CARVALHO, Joaquim (Eus^blo da Rocha) — 112. 
CARVALHO, (Jos6 Nicolau) Tolentlno de — 195. 
CARVALHO, Jubal (Prot&slo) de — 311. 
CARVALHO, Juca de — 299. 
CARVALHO, Julleta de — 284. 
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CARVALHO Junior — 165, 180. 
CARVALHO, Pedro de — 85. 
CARVALHO, Ribelro de — 381. 
CARVALHO, Trajano (Jose) de — 377. 
CARVALHO, Viana de — 244. 
CASA FORTE, Barao de — 235. 
CASSAL, Branca Falcao — 280, 305. 
CASTEL-Branco, Joao Bentes — 121. 
CASTELO BRANCO, Agricola — 159, 324. 
CASTELO BRANCO, Marechal/presidente — 24. 
CASTILHOS, Julio (Prates) de — 102. 
CASTRO, Alfredo de — 333, 335. 
CASTRO, Antonio A. de — 201. 
CASTRO, Aprigio de (Miranda) — 241. 
CASTRO, Augusto de — 201, 241. 
CASTRO e Silva, Nelson de — 355. 
CASTRO, Gomes de — 309. 
CASTRO, Joao Batista de — 201. 
CASTRO, Jos6 Augusto de — 215. 
CASTRO, (Jose) Pl^cldo de — 87. 
CASTRO, L. G. de — 377. 
CASTRO, Manuel Joaquim de Santana — 36, 276, 277. 
CATUANA, Barao de — 132. 
CAVALCANTI, Abelardo — 344. 
CAVALCANTI, Alice de Ollveira — 85. 
CAVALCANTI, Antonio Casado de Arailjo — 62. 
CAVALCANTI. Caio (de Lima) — 338. 
CCAVALCANTI, Carlos de Lima — 58. 
CAVALCANTI, Delph — 72. 
CAVALCANTI, Flavio — 295. 
CAVALCANTI, Hisbelo de Holanda — 275. 
CAVALCANTI, Joaquim — 146. 
CAVALCANTI. Joaquim Gols — 102. 
CAVALCANTI, Jos6 de Gois — 102. 
CAVALCANTI, Jos6 Otdvio — 148. 
CAVALCANTI, Leandro — 106. 
CAVALCANTI, Luiz de Barros — 62, 28S. 
CAVALCANTI, Maria de Ollveira — 85. 
CAVALCANTI, Maria Stela de Holanda — 140. 
CAVALCANI, Mario — 245. 
CAVALCANTI, Oscar — 337, 344, 348/349. 
CAVALCANTI, Padre Eliseu — 183. 
CAVALCANTI, Plinio — 304. 
CEDRO (Cameiro Le&o), Luiz — 185. 
CELESTE, Aura — 245. 
CELESTE, Dulce — 329 
CELESTINO, Frei — 175. 
CELIO, M4rlo — 329. ' 
CELSO (da Silva), Euclldes — 61/62. 
CEILSO (da Silva), HercUio — 311. 
CELSO, Fl&vlo — 186. 
CELSO Junior — 78. 
CERQUEIRA, (Antflnlo Apolln&rio) Ten6rio de — 125, 234, 254, 802, 332; 

333, 881. 
CERQUEIRA, E. da Gama — 96. 
CERQUINHO, A. Galvfto — 344, 359. 
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CERQUINHO, Isaac (Alfredo Vaz) — 88, 98, 150, 180, 197. 
CESAR (de Meneses Lima), Durval — 125, 257, 298, 342, 374. 
CfiSAR, Getulio (de Albuquerque) — 293, 295, 313, 323. 
CESAR, Gil — 362. 
CfiSAR, Llvio (de Vasconcelos) — 303. 
CESAR, Nestor — 110. 
CESARIO, Abelardo — 369. 
CESARIO, Oscar — 368. 
CHACON, Augusto (Trajano de Holanda) — 142. 
CHACON, Trajano (Carneiro de Holanda) — 132, 308, 337. 
CHAGAS, Edwiges — 39. 
CHAGAS, Felix Francisco das — 165. 
CHAGAS, J . B . — 247. 
CHATEAUBRIAN (Bandeira de Melo), Francisco de Assis — 303, 334. 
CHATEAUBRIAND, Osvaldo — 303. 
CHAVES, Lefincio — 283. 
CHAVES, Nelson (de Castro) — 146. 
CHAVES, Samuel — 215. 
CHAVES, Turlblo — 136. . . ' • I 
CHINIQUY, Padre — 176. 
CICERO, Marco TuUo — 257. 
CINIRA, Carmen — 248. 
CINTRA Luiz — 83, 84. 85, 86. 
CIRiILO (Vanderlel Filho), Manuel — 185, 330. 
CIRNE, Adolfo (Tacio da Costa) — 96, 128, 131, 283, 360, 361. 
CISNEIROS, Amador — 298. 
CISNEIROS (do Amaral), Adolfo — 298. 
CISNEIROS, Jos6 Nonato — 151 ' 
CLAVIS, Nicios — 285. 
CLEMENTINO, Francisco — 144. 
CLE6MENES Filho — 37, 58. 
CLOTILDES, Franclsca — 85, 95. 
CODECEIRA, Alcides — 49, 110, 142. 
CODECEIRA, Gustavo — 192. 
CODECEIRA, J . — 271. 
CODECEIRA, (Luiz) Frederico — 52, 91, 152, 219, 252, 307, 312, 323, 325, 

327, 328, 381. 
CODECEIRA, Major Jos6 Domlngues — 72, 86. 
COELHO, Adriano Pinto — 186. 
COELHO, Carlos — 311. 
COELHO, J . — 88. 
COELHO, Jose Vielra — 186, 187. 
COELHO, (Jose) Xavier — 60, 154, 159, 172. 
COELHO, SimSes — 341. 
COIMBRA, Caitano — 246. 
COIMBRA Filho, Luiz — 246. 
COIMBRA, Maria Jos6 G. — 140. 
COIMBRA, Tancredo — 246. 
COLAgO, J . — 204. 
COLOMA, Padre — 182. 
COLOMBO, Crist6vao — 216. 
CONRADO, J . — 300. 
CONSTANT (Botelho de Magalh&es), Benjamin — 102. 
CONSTANTINO, Amaldo — 375. 
CONSTANTINO, Jos6 — 316, 324, 345, 354, 363. 
CORDEIKO, Amadiz — 316. 
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OLIVEIRA, Aluisio de — 136, 158. 
OLIVEIRA, Alvaro A. de — 314. 
OLIVEIRA, Amaro — 341. 
OLIVEIRA, Amelia de — 124. 
OLIVEIRA, Am^rico de — 321. 
OLIVEIRA (Andrade). Antonio Correla de — 110. 
OLIVEIRA, Aristides Jos6 de — 81. 
OLIVEIRA, Armando — 66, 129, 167, 209. 255, 260, 269, 297, 347, 348. 
OLIVEIRA, Artur Jos6 de — 140, 240, 241. 
OLIVEIRA, Augusto de — 72, 86. 
OLIVEIRA, Baltazar (Jos6) de — 316, 350, 351, 369, 381. 
OLIVEIRA, Bianor de — 319, 321, 374. 
OLIVEIRA, Capitao Emilio Pessoa de — 317, 320, 321. 
OLIVEIRA, Carlos Estevao de — 165, 374. 
OLIVEIRA, Clodoaldo Pessoa de — 188. 
OLIVEIRA, Clotllde de — 321. 
OLIVEIRA, Edite de — 234. 
OLIVEIRA, Edmundo de — 102, 285. 
OLIVEIRA, Elesbao de — 107. 
OLIVEIRA e Silva, (Francisco de) — 110, 261, 285, 299, 350, 369, 374. 
OLIVEIRA, Euclldes de — 195, 222, 235. 
OLIVEIRA, Joao Cleofas de — 221. 
OLIVEIRA, Joao de — 107, 133, 138. 
OLIVEIRA, Joao do Patrocinio — 281. 
OLIVEIRA, Joao (Honorato) de — 244. 
OLIVEIRA, Joaqulm (Tavares) de — 349, 350. 
OLIVEIRA, Jos6 Chaves de — 320. 
OLIVEIRA, Jos6 da Cruz — 131. 
OLIVEIRiA, Jos6 Felix de — 233. 
OLIVEIRA, (Jos6 Manuel) Cardoso de — 177. 
OLIVEIRA, Julio Alcino de — 111. 
OLIVEIRA, Leandro de — 155. 197. 
OLIVEIRA, Leonidas de — 44, 45, 48, 80, 94, 171. 
OLIVEIRA, Luiz Estevao de — 131. 
OLIVEIRA, Manuel Antunee de — 123. 
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OLIVEIRA, Manuel Arlindo de — 221. 
OLIVEIRA, Maria das Merces — 195. 
OLIVEIRA, Mateus de — 35, 61. 
OLIVEIRA, Padre Nestor — 189. 
OLIVEIRiA, Ollvio de —364. 
OLIVEIRA, Plinio Dias de — 272. 
OLIVEIRA, Tenente Jorge de — 307. 
OLIVEIRA, Tercio de — 379/380. 
OLIVEIRA, Valdemar de — 30, 55, 148, 374. 
ORANGE, Jose de — 327. 
OREY, Manuel d'Araujo Gongalves d' — 359. 
ORLANDO (da Sllva), Artur — 27, 28, 29, 86, 119, 130, 131, 180. 
ORLANDO, Isabel — 185. 
ORLEANS, Renee d' — 313. 
OTAVIO (de Oliveira Meneses), Rwdrigo — 373. 

PACHECO, Gomes — 138, 311. 
PAIVA, Astrogildo — 110. 
PAIVA, Clovis — 148. 
PALHA, Ana — 161. 
PALMARENSE, Florio — 335. 
PALMARES, Braulio dos — 380. 
PALMEIRA, Pedro (Antonio da Costa) — 62. 
PAPIN, Diniz — 277. 
PARAHYM, Orlando (da Cunha) — 148. 
PARAIBA, Hermes — 174. 
PARANHOS Junior, (Barao do Rio Branco) Jose Maria da Sil.'a — 86, 180, 

221, 299, 307. 
PARANHOS, Joaquim — 302. 
PARE>:TE, (Francisco) Gomes — 
PASSOS, Abel dos — 219. 
PASSOS, Alcino F . — 248. 
PASSOS, Alfredo M. J . dos — 198. 
PASSOS, Carlos — 244, 368. 
PASSOS, Luiz Barbosa — 374. 
PASSOS. Luiz R. de Brito — 201. 
PATROCiNIO, Jose (Carlos) do — 117. 
PAZ, JuUo Severino da — 138, 283. 
PAZ, Manuel da — 57. 
PEDROSA, Conego Alfredo Xavier — 30, 181, 184, 185, 186, 187, 328, 330. 
PEIXE, Maria Rodrigues — 87. 
PEIXOTO, Ascanio (Alcantara dos Guimaraes) — 74, 142, 286. 
PEIXOTO, B . E. — 302. , i 
PEIXOTO, Jose — 306. 
PEIXOTO, Manuel Vieira — 380. 
PEIROTO, Marechal Floriano (Vieira) — 64, 292. 
PENA, Afonso — 227. 
PENA, Silvia Gonpalves (Silvia Patricia) — 374. 
PENANTE (Ferreira da Cunha) , Jose — 352, 369, 374, 378. 
PEQUENO, Padre Alberto — 183, 328. [ 
PERAZA, N. Balet — 179. , 
PEREA, Frei Romeu (Cortes) — 329. 
PEREGRINO (da Rocha Fagundes), Adalberto — 132. 
PEREIRA, Alfredo E. da R)ocha — 316. 
PEREIRA, Arnaldo Guedes — 374. 
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Baltazar (Martins de Albuquerque) 
Cauby — 323. 
(da Silva), Luciano — 132. 
(da Silva), Oscar — 208. 
Edwiges de Sa — 30, 34, 83, 
Enio de Barros — 147. 
Eugenio de Sa — 34, 86. 
F . — 134, 150. 

PEREIRA, Faneca, (Joao) Eustaquio — 
PERiEIRA, Felisberto dos Santos — 100 
PEREIRA. Francisca R. — 353. 
PEREIRA, Joaquim Rocha — 362, 362, 
PEREIRA, J . Times — 125, 244, 279, 295. 
PEREIRA Junior, Antonio Gomes — 60, 117, 119. 
PEREIRA Junior, (Joaquim da Rocha) — 280. 

(Luiz de) Franga — 29, 30, 86, 88, 119 
Luiz de Franga A. — 366. 
Luiz S. de Franga — 152. 

PEREIRA, 
PEREIRA, 
PEREIRA 
PEREIRA 
PEREIRA, 
PEREIRA, 
PEREIRA, 
PEREIRA, 

PEREIRA, 
PEREIRA, 
PEREIRA, 

86, 129, 152, 161, 164. 

86, 95, 125, 129, 150, 154, 169. 

132, 242, 266. 
I l l , 185. 230. 241. 

131, 333. 

PEREIRA, Manuel Artur de Sa — 361. 
PERiEIRA, Nilo (de Oliveira) — 187, 189. 
PEREIRA, Kuno Guedes — 203. 
PEREIRA, Paulo Guedes — 102. 
PEREIRA, Reginaldo — 278. 
PEREIRA, Risoleta Guedes — 111. 
PEREIRA, Valfrido Leonardo — 47 

255, 259, 296, 307, 353, 381. 
PEREIRA, Virgilio (Augusto) de Sa — 131. 
PERES, Apolonio — 201. 
PERES, Marcelo Gonpalves — 324, 360. 
PERES, Otavio Gon?alves — 366. 
PERNAMBUCANO, Jose — 130. 
PERNAMBUCO, Diogenes — 224. 
PERRUCI, Gadiel — 339. 
PESSOA, Adauto X. Cameiro — 189. 
PESSOA, Adelgisio — 207. 

Assuncao — 241, 302. 
Augusto — 285, 304. 
Epitacio Monteiro — 281, 285. 

PESSOA Filho, Jorge — 166. 
PE3SOA, Francisco Lopes — 208. 
PESSOA (Cavalcanti de Albuquerque), Joao — 233. 
PESSOA, Jose — 207. 
PESSOA, Luiz Ribelro — 354. 
PESSOA, Veiga — 170. 
PIERiECH, Louis — 280. 
PIMENTA, Joaquim — 184, 241, 243, 362. 
PIMENTEL, Inacio Agapito — 355. 

M. G. — 247. 
Tenente Manuel Floriano — 291. 
Alberto — 132. 

PINHEIRO, Afonso de Morals — 157. 
PINHEIRO Filho, Manuel — 32. 
PINHEIRO, Ildefonso de Freitas — 197. 
PINHEIRO, Joao Marques de Queiroz — 89. 
PINHEIRO. Jose — 309, 310, 333, 356. 
PINHO, (Joao) Sabino (de Lima) — 148, 190. 

70, 77, 196, 197, 207, 210; 239; 240; 

PESSOA, 
PESSOA, 
PESSOA, 

PIMENTEL, 
PIMENTEL, 
PINHEIRO, 
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PINHO (Mala), In6s Sabine — 85, 88. 
PINTO, Antonio de Sousa — 60, 196. 
PINTO, Aurea G. — 296. 
PINTO, General Carlos — 317. 
PINTO, Benedito — 196. 
PINTO, Pillpe de Bittencourt Cardoso — 355. 
PINTO, Gustavo — 59, 129. 
PINTO, Joel — 368. 
PINTO, Jos6 — 380. 
PINTO, Manuel de Sousa — 353. 
PINTO, Silva — 223. 
PINTO, Tenente Francisco de Sousa — 131, 268, 292. 
PINZON, Perreira — 146. 
PIO dos Santos, Artur — 268. 
PIRES, Liicio — 350. 
PIRES (Perreira), Julio — 29, 58, 88, 129, 132, 136; 161; 333. 
PIRES (Perreira), Leopoldo — 195. 
PIRES, Prancisco Jose Pernandes — 281. 
PIRES, Herculano — 313. 
PIRiETE, Ezequiel — 221. 
PIRETE Silva, Manuel — 221. 
PIRRO, J . — 245, 247. 
PITA, Joao (Guilherme da Silva) — 62. 
POITANO, Joao Solari — 71. 
POLARI, Alfredo (de Oliveira) — 114, 138. 
POMPILIO, Colombo — 233. 
PONTES, Adauto (Amaro Peitosa de) — 245. 
PONTES. (Antonio) Fiuza de — 61. 
PONTES, Clementino — 345. 
PONTES, Gercino Malagueta de — 257, 298. 
PONTES, Irineu Malagueta de — 110, 166, 298, 304. 
PONTES, Joaquim — 240, 241, 247. 
PONTES (Marques de Almeida), Carlos — 132. 
PONTES, Sebastiao Cabral — 340. 
PONTES, Severiano Guilherme — 311, 360. 
PONTUAL, Const&ncio — 110, 132, 142. 
PONTUAL, Davino — 100. 
PONTUAL, Jos6 — 216. 
PONTUAL, Parisia Nimia — 140. 
PORCICfNCULA, M. — 196. 
PORTELA, (Gentil) Bastos — 240, 374. 
PORTELA, Sofronio (Eutiquiano da Paz) — 132. 
PORTO Crirreiro, Carlos (da Costa Perreira) — 27, 28, 60, 85, 86, 97; 108; 

110, 130, 131, 133, 140, 160/161, 180; 232; 241; 266; 313. 
PORTO Carreiro, Julio — 97/98, 50, 232, 234. 
PORTO, Duarte — 278. 
POSSI, M. — 245. 
POTIGUARfi, Santina — 85, 95, 166, 194. 
PRiADO, Di6genes Perreira — 190. 
PRADO, Joao de Melo — 279. 
PRADO (Sampaio), Maviael do — 350, 369. 
PRAZERES, Cassimiro — 226, 283. 
PRAZERES, Rdmulo A. — 97, 273. 
PUGO, Pilblio — 236, 320. 
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QUAJYL, Mir lo — 245. 
QUEIROZ, A. S. — 245. 
QUEIROZ, Conego Eust^quio de — 187, 329. 
QUEIROZ, Francisco Pessoa de — 231, 304. 
QUEIROZ, Henrique de — 329. 
QUEIRiOZ, Venceslau de — 241. 
QUINTAS, Gabriel Soares — 47, 113, 155, 174, 309. 
QUINTAS, Lino — 327. 
QUIRINO, Manuel — 302. 
RABELO, Artur — 355. 
RABELO, Fausto — 53, 66, 196, 208, 244, 247, 248, 311, 341, 353, 354. 
RAMALHO, Elmano — 53. 
RAMALHO, Elmir — 339. 
RAMALHO, Luisa Cintra — 83, 95. 
RAMALHO, Marcelo — 353. 
RAMIRES, Adolfo — 98. 
RAMIRO, D. — 207. 
RiAMOS, Agesileu Pinhelro — 247. 
RAMOS, Alfredo (M. de Oliveira) — 375. 
RAMOS, Autenci — 247. 
RAMO.S, Antonio da Silva — 62. 
RAMOS, Capitao Augusto B. de Farias — 291. 
l^AMOS, Aurelio — 183. 
RAMOS (Cavalcanti), Carmencita — 311, 359, 366, 374. 
RAMOS (da Silva) Junior, Artur — 132. 
RAMOS, ElAdio (dos Sant.os) — 280, 304, 332, 333. 374. 
RAMOS, Herodoto Pmhelio — 148. 
RAMOS, Jarbas — 244. 
RAMOS, Jurandi da Silva — 278. 
RAMOS, Leonor — 195. 
RAMOS, M&rio — 144, 375, 376. 
RAMOS, M. — 376. 
RAMOS, Odilon (Br^ullo de Lemos) — 239, 240, 241. 
RAMOS, Oscar — 166, 174, 279, 342. 
RAMOS, Raulino — 155. 
RAMOS, Samuel — 38, 277, 292. 
RAMOS, Solldea — 381. 
RANGEL, Domicio (do Reeo) — 85, 86, 93, 128, 150, 154, 161, 197. 
REGADAS, Silva — 327, 343. 
RiEGO, Gomes do — 219. 
REGO, Lia Marinho — 85. 
REGO, Luiz da Silva — 58/59. 
REGO, Malaleel Marinho — 376. 
REGUSIR.A Costa, Gaspar (do Nascimento) — 154, 374. 
REGUEIRA Costa, Joao Batista — 27, 28, 29, 87/88, 132, 133, 161, 169, 

195, 197, 380. 
REINALDO, Manuel — 341. 
REIS, A. Marinho — 281. 
REIS, Cardoso — 197. 
RENTINI, Dolores — 299. 
RlIBAS, Anselmo — 41 
RIBAS, Diogo — 300. 
RIBEIRO, Adalglsa Duarte — 83. 
RIBEIRO, Almerinda — 292. 
RIBEIRO, (Anlbal) Cruz — 246, 248, 300, 310, 327, 336, 356. 
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RIBEIRO, Anibal (Guimaraes) — 352. 
RIBEIRO, (Antonio Camilo das) Chagas — 163, 223, 348. 
RIBEIRO, Antonio Inacio (de Barros) — 144, 375, 376. 
RIBEIRO, (Antonio Jose da) Costa — 375. 
RIBEIRO, Beatriz — 152. 
RIBEIRO, Candida — 85, 116. 
RIBEIRO, Cirilo — 150, 152. 
RIBEIRO da Silva, (Jose Cavalcanti) — 136, 179, 218, 241, 275, 282; 301; 

340; 351. 
RIBEIRiO, Domingos — 288. 
RIBEIRO, F . Aquino — 303. 
RIBEIRO (Ferreira), Tomaz (Antonio) — 301. 
RIBEIRO Filho, Antonio Lima — 323. 
RIBEIRO, Hermilo (Nimiano) de Melo — 95, 96. 
RIBEIRO, (Joao da) Cruz — 203, 206. 
RIBEIRO, Joao Pinto — 77, 179, 180, 222. 
RIBEIRO, Jose — 107. 
RIBEIRO, Jose Bento — 64. 
RIBEIRO, Jose F . — 62. 
RIBEIRO, Lima — 235. 
RIBEIRO, Luiz — 213. 
RIBEIRO, Manuel — 316. 
RIBEIRO, (Manuel) Euniciano (do Nascimento Guimaraes) — 41, 45, 98, 

127, 154, 211, 212, 228, 253. 
RIBEIRO, Sebastiao Pinto — 53, 66, 81, 125, 149; 214; 223; 227; 251; 252; 

260, 276, 294. 
RIBEIRO, U. — 324. 
ROBERT, Clemence — 173. 
ROCHA, (Antonio) Fraga — 200. 
ROCHA, Augusto — 230. 
ROCHA, Avertano — 59, 60. 
ROCHA Filho, A. — 282. 
ROCHA, Gilberto Fraga — 144. 
ROCHA, Joao Borges da — 56, 379. 
ROCHA, Julieta — 239. 
ROCHA, Leduar de Assis — 148. 
ROCHA, Malaquias Gongalves da — 154. 197. 295. 
ROCHA Melo — 39. 
ROCHA, Minervino da — 283. 
ROCHA, Padre Zeferino — 189. 
RODRIGUES, Amelia — 253. 
RODRIGUES, Augusto — 374. 
RODRIGUES de Melo, Manuel — 132. 
RODRIGUES, Francisco — 161, 352. 
RODRIGUES, Guilherme — 124, 265. 
RODRIGUES, Mario (Leite) — 54, 317, 318, 381. 
RODRIGUES, Pedroso — 334. 
RODRIGUES, S. — 350. 
RODRIGUES, Trajano — 341. 
ROMIANO, Pedro — 134. 
ROMEIRO, Manuel Olimpio — 257. 
ROMERO, Jose Augusto — 248. 

ROMERO (Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos), Silvio — 277. 
ROQUE, Eduardo — 300. 
ROSA e Silva, Francisco de Assis — 119, 133, 177, 180, 290; 291; 302; 305; 320. 
ROSA e Silva Junior, Francisco de Assis — 192. 
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ROSA, Jose M. — 326, 327. 
ROSA, Tito (dos Passes de Almeida) — 132. 
ROUQUAYROL, Hyp61ito — 120. 
RtJFIER, Fernando — 202. : *.:: 
RUSSELL, Carlos — 60, 82. ' '. 

SA, Antonio — 174. •• '• 
SA (e Albuquerque), Fernando de — 242. '., '"A 
SA (e Albuquerque), Stenio de — 374. '"i. 
SA, Joao Meira e — 132. , • •Vfi 
SA, Leoncio de — 351. • " " 
SA, Leonidas e — 125. " . f, 
SA, Manuel Gomes de — 146. ' ' ''' 
SA, Olimpio A. de — 154. 
SA, Umberto — 221. 
SABIA, Angelo — 154. 
SABINO FUho — 58. ' ' 
SABOIA, Eugenio — 126. 
SACRAMENTO, Manuel — 35, 57, 270. 
SACRAtiENTO, Vivente — 316. ^ s 
SALDANHA, Afonso — 164. ' • ' ' 
SALDANHA, Alberto — 250, 273. 
SALDANHA, Horacio (Cicero) — 213, 250, 252, 273, 306. 
SALDANHA, Joao — 250. , .', 
SALDANHA Junior — 273. 
SALDANHA, Manuel Torquato de Araujo — 179. • '* 
SALDANHA Neto — 252. ••: 
SALDANHA, Teobaldo — 273. ••' 
SALES, Antonio — 86. . ' 
SALES, Efigenio P. de — 56. 
SALES, Monsenhor (Francisco) Apolonio Jorge — 329. 
SALES, Leao de — 343. 
SALES, Pereira — 57, 379. 
SALES, General Plutarco — 186. 
SALGADO, Paulo (Cavalcanti de Amorim) — 132. 
SAMICO, (Manuel) Eugenio (da Ftocha) — 373, 380. 
SAMICO, Valdimiro — 223. 
SAMPAIO, Belmiro — 339. 
SAMPAIO, J. — 207. 
SAMPAIO, (Manuel de Sa) Barreto — 144, 350. 
SAMPAIO, Sebastiao — 369. 
SAMPAIO, Ulisses — 324, 332. 
SANDOVAL, Luiz — 362. 
SANDOVAL, Manuel — 49. 
SANDOVAL, Rosalia (Rita Ros&lia de Abreu) — 85, 87, 116, 247, 334; 
SANTA CRUZ, Luiz — 187. 
SANTANA, Adelino — 326. 
SANTANA, Jose Carlos de — 354. 
SANTIAGO, Umberto — 115. 
SANTOJANE, E. C6sar — 202. 
SANTOS, Adamastor — 380. 
SANTOS, Adolfo — 214. 
SANTOS, Amaro dos — 376. 
SANTOS, Am6rico — 107. .-: 
SANTOS, Antonio Luiz — 98. 
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SANTOS, Ernesto de Paula — 28, 41, 43, 62, 64, 66, 80, 86, 98, 118, 150, 
153, 154, 160, 168, 211, 253, 274. 

SANTOS, Felix dos — 160. 
SANTOS. J . Daniel — 277. 
SANTOS, Joao M. G. dos — 35. 
SANTOS, Joao Pacifico Ferreira dos — 374. 
SANTOS, Joss Dativo dos — 154. 
SANTOS, Julieta — 284. 
SANTOS, (Luiz) Ferreira dos — 144. 
SANTOS. M. Cacilda — 329. 
SANTOS Dias Filho, Manuel A. dos — 100, 180. 
SANTOS, Marcelino dos — 54, 125, 151. 
SANTOS, Marieta — 174. 
SANTOS, Mario de Albuquerque — 244. 
SANTOS Iveto, (Antonio Bernardino) — 85, 131, 222. 
SANTOS. Pedro de Melo — 243. 
SANTOS, Ramiro dos — 155. 
.SANTOS, Samuel Jose dos — 42, 138. 
SANTOS, Tiac-o Jo.se dos — 150, 151, 195, 206, 222. 
SARMENTO, Vicente — 252. 
SATURNINO, Jo.se — 37. 
SCI^OBACH, Aristides Carvalho — 58. 
8CHMAL2 Alfredo Carlos — 189, 190. 
SEABRA, Joss — 132. 
SEIXAS. Carlos Manuel — 199. 
SEIXAS, Marieta — 359. 
SEIXAS, Misael (Correia) — 59, 83. 
SEIXAS, Raimundo — 98. 
SELVA, Alexandre dos Santos — 114. 
SELVA Filho, Alexandre dos Santos — 59. 
.T.ELVA. Leonardo — 172, 228, 234, 239, 285. 
SENA, G. de — 220. 
SERPE, A. — 367. 
SERRANO, Jonatas — 329. 
SERRANO. Olga — 342. 

SETTE, Mario (Rodrigues) — 48, 129, 293, 204, 266, 275, 280, 295, 309, 334, 374. 
SEVE, Claudia — 329. 
SEVE. Franklin (de Magalhaes) — 59, 168, 171, 251, 289, 309. 
SHOSTEN, Elijah von — 339. 
SILVA, A. B . — 359, 366. 
SILVA, Abel da — 136. 
SILVA, Adao da — 359. 
SILVA, Adolfo — 123. 
SILVA, Agripino (Fernandes da) — 37/38, 112, 124, 151, 243, 244, 297, 301, 

3C2, 309, 312, 332, 353, 369, 372. 
SILVA, Alvaro — 106, 108. 
SILVA, Antonio Valentim da — 136, 163, 292. 
SILVA, Apolonio — 278. 
SILV.A., Aurelio — 138. 
SILVA, Avelar e — 111. 
SILVA, C u d e a l Augusto Alvaro da — 181, 182, 278. 
SILVA, Carmelita de B . — 293. ;'• 
SILV.A. d'Utra, J . S. — 202. •'•; 
SILVA, Euclides G. da — 227. '' : . 
SILVA, Fabio — 125, 172. S-i,̂ '. [.' y'^.J 
SILVA, Fausto Rodrigues da — 247. 

http://Jo.se
http://Jo.se


HISTORIA DA IMPRENSA DE PERiNAMBUCO 419 

CILVA, Floro e — 267. 
SIIiVA, Gcnival Costa e — 339. 
PILVA, Gomes da — 247. 
SILVA, Ismael — 315. 
SILVA, Izidro Nunes da — 359. 
SILVA, Januaria da — 325. 
SILVA, Jarbas da — 204. 
SILVA, Jonas da — 172. 
SILVA, Jose Ferr t i ia da — 48, 215, 217, 254, 304, 308, 322. 
SILVA, Jose Francisco de Morais e — 136. 
SILVA, Julio A. — 108. 
SILVA Junior, Francelino Domineues da —• 179. 
SILVA, LourenQo Tomaz da — 46, 89. 
SILVA, Luiz Amorim — 179. 
SILVA, Luiz Augusto Alves da — 166. 
SILVA, Maviael Ferreira da — 368. 
.SILVA, Manuel Paranhos da — 272. 
SILVA, Myrcelino da — 124. 
SILVA, Maria Amelia de J . e — 140. 
SILVA, Mario Ramos e — 106. 
SILVA Melo. Vital Pereira da — 39. 
SILVA, Monteiro da — 201. 
SILVA, Niio Cairo da — 191. 
SILVA, Olimpio Alves da — 102. 
SILVA, Osvaldo — 333. 
SILVA, Paulino Hermes da — 152, 227. 
SILVA, Pedro de Oliveira e — 280. 
SILVA, Pedro Martins da — 252. 
SILVA, R. — 186. 
oILVA. R. Fernandes e — 373. 
SILVA, Raimundo Honorio da — 106. 
SILVA, Romualdo (Dominsues da) — 359, 366. 
SILVA, Samuel J . da — 300. 
STLVEIRA, Alberto Porto (Rodrigues) da — 281, 303. 
SILVEIRA, An*^enor Pinto — 296. 
SILVEIR.A, Bruno Veloso da — 186. 
SIT VEIRA, Ga'^ts.o Leopoldo da — 108. 
SILVEIRA, Jobar — 212. 
SILVEIRA, Jose Antonio da — 316. 
SILVEIRA, Maria Emilia Pinto da — 296, 309, 313. 
SILVEIRA, Olieva — 280. 
SILVEIRA Sobrinho, W. — 323. 
SILVIO, SILVINO — 107. 
SIMCES, Adolfo — 129. 105. 
SIMOE3, Jose M. — 2O0, 224. 
SIMOES, Lucinda — 44. 
SIMoES, Luiz — 239. 
SIMOES, Manuel Nuncs — 377. 
SIQTJEIRA, Luiz Osorio de — 349. 
SIQUEIRA, Pedro — 230. 
SIQUEIRA, Teofredo Lcpes de — 98. 
SMITH (de Lima), Leonardo — 128, 138. 
SCARES. Augusta — 289. 
SOARES, D. — 81. 
SOARES, H. — 327. : 
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SOARES (de Araujo), Ant6nio — 41, 277. 
SOARES, Joao — 112. 
SO-A.RE3. Oii-i.'s (Eugenio) — 149. 
SOARES, Samuel — 374. 
SOBRAL. Francisco F . — 115. 
r.OBREIRA. Antonio Maciel — 68, 205, 217, 230, 275. 
SOBREIRO, Antonio D. — 77. 
SODRiE (e Silva), Laura (Nina) — 174, 180, 192. 
SOLANO, Alberto — 
SOLANO (Carneiro da Cunlia), Francisco — 87. 
SORIANO (de Sousa) Neto, (Jose) — 273, 304, 313, 364. 
SOTERO (de Farias) , Alfredo — 110, 257. 
SOTERO (de Farias), Jose — 174. 
SOUSA. A. Jorge de — 219, 220, 317. 
SOUSA, A. Prudencio de — 300. 
SOUSA, Auta de — 182, 335. 
SOUSA, Cristobal de — 378. 
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IN MEMORIAM 

y 

A Editora Universitdria da Universidade Federal de Per
nambuco, ao langar este setimo volume da Historia da Im-
prensa em Pernambuco, do jornalista e pesquisador Luiz do 
Nascimento o faz sob a emogao de profunda saudade e nao 
menor admiragdo. 

Com o falecimento do insuperdvel historiador da Impren-
sa em Pernambuco abre-se uma lacuna que nao e fdcil, too 
oedo, preencher. Nascimento foi a homem certo para a tarefa 
certa'- amava o jornal e a sua fascinante historia de fixar a 
dia a dia das comunidades. 

Foi o artesdo paciente, devotado, inteligente e incansd-
vel da estruturaqdo de uma obra definitiva e necessdria a 
quem pretenda conhecer os fatos didrios, sob todos os dn-
gvlos, ocorridos no Estado. 

Luiz do Nascimento estabeleceu, talvez sem o sentir pela 
sua encantadora modestia, o marco divisorio na vida da Im-
prensa de Pernambuco: antes de Luiz do Nascimento e de
pots dele. 

Pesquisadores de todos os matizes tem na sua obra, sem 
favor monumental, uma fonte inexaurivel de informagoes. 

Dai a perda incomensurdvel que a pesquisa desse ginero 
sofreu com a suu morte-

A Universidade Federal de Pernambuco, pela sua Edito
ra, como homenagem de aprego ao trabalho do grande pes
quisador, se compromete a editar, no menor espago de tem
po possivel, o restante da obra do pranteado Autor, num 
montante de 14 volumes, dos quais a presente edigdo e a se-
tima. 

t a melhor e mais eficiente prova de respeito e gratidao 
a memoria de quem tdo assinalados servigos prestou d cultu-
ra perruanbzicana. 
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" . . . oferece subeidios biog^&ficos de 
muitos autores pemambucanos, ou aqui a-
tuantes, subsidies que ficariam entregues ks 
moscas, ou pior, &s tragas, sem esse pesqui-
sador, nao de sete, mas de folegos incont^,-
veis, tal a dimensao de sua obra, a ja pu-
blicada e a programada. Mas a sua recom-
pensa esta na cara: no campK) de sua espe-
cialidade, ninguem chega perto de Luiz do 
Nascimento neste pais. A sua "Hist6ria da 
Imprensa de Pernambuco" nlngu6m t l r a r i 
da Histbria, da mais v6.1ida e jjermanente 
bibliografia pernambucana deste s6culo". 
(AGENDA, Mauro Mota, Duirio de Pernam
buco, 28.9.1972>. 

"Meus efusivos ciunprimentos pior essa 
edipao, que, como os volumes precedentes, 
merece o caloroso aplauso de todos os circu-
los culturais do Pais e nao apenas, 6 6bvio, 
de Pernambuco. Daqui do Rio Grande, eu 
me sinto muito honrado com sua generosa 
oferta e logo me pergunto, com uma pon-
t inha de inveja: quando teremos, aqui, um 
Luiz do Nascimento gaucho, para ao menos 
tentar uma empreitada semelhante com a 
imprensa rio-grandense? Quem compulsa 
jornais antigos do Rio Grande do Sul, cu-
Jas cole?6es, mesmo incompletas, sao raras, 
sente a necessidade de uma obra de vulto, 
como a do eminente amigo. Tomara que o 
grande exemplo do Norte um dia frutifique 
aqui no Sul!" (Carta do escritor Enedy R. 
Till ao Autor, com a data de 14.3.1970). 

"Luiz do Nascimento 6 historiador, nao 
6 um diletante; tem o "faro dos documen-
tos" e sempre bem forrado de bibliografia 
categorizada. Tanto 6 verdade que nos deu, 
em poucas paginas, a propbsito do "Sesqui-
centenario do Primeiro J o m a l Pemambuca-
no". um trabalho de reconstitul?ao histdrica, 
em estilo de quem sabe escrever para o pu
blico, fi o panorama politico e social de 
Pernambuco nos prim6rdios da Independen-
cia, pois a Histdria da Imprensa 6 um re -
flexo marcante da hist6ria social, sobretudo 
pela influencia que o jomal exerce nas 
id^ias, nos costumes, nas transformacoes S6T 
cio-culturais". ("O Primeiro Joma l de Per-
tiambuco", Deolindo Amorim. J o m a l do 
Commercio, do Rio de Janeiro, GB., 29.4-72). 
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