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A Histdria da Imprensa 
de Pernambuco, de Luiz do 
Nascimento, e uma obra de 
vulto marcante e documento 
preciosissimo que retrata a 
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Sua importancia foi 
revelada nos oito volumes 
iniciais (o pnmeiro editado sob 
0 patrocinio do Diario de 
Pernambuco) com direitos 
autorais adquiridos pela 
Universidade Federal de 
Pemambuco-UFPE. 

Com a sua morte em 
1974,aviuvadoautor,D.Bibi 
do Nascimento, resolveu 
preservar os originals, entre-
gando-os a guarda da 
Academia Pemambucana de 
Letras. 0 tempo foi tomando 
0 malenal quase ilegivel, at6 
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Pemambucana de Letras, 
conseguissequeoseucunha-
do, Geraldo Cavalcanti, diretor 
da Secretaria de Adminis-
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Eleitoral de Pernambuco, 
restaurasse OS volumes inedi-
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PREFACIO 

A Historia da Imprensa de Pemambuco (1821-1954) e uma das 
maiores contribui96es ja dadas ao conhecimento da forma9§o social 
pemambucaiia. Sua importancia vai muito alem da exposi^ao do 
desenvolvimento da imprensa e do jomalismo, em que pese o rebatimento 
destes na sociedade. Em seus 14 volumes, 10 dedicados a periodicos do 
Recife e 4 aos de municipios interioranos, e procedido a minucioso 
inventario dos jomais, periodo de circula^ao, editores e jomalistas, 
caracteristicas desses periodicos e amota^ao de alguns dos principais 
assuntos tratados. E assim obra de preferencia para qualquer estudo 
historico. Neste XII volume, dedicado a periodicos de municipios de letras 
E e J e possivel descobrir que fontes locais escritas existem, em muito 
auxiliando o trabalho dos historiadores municipais. Em alguns municipios 
essas fontes chegam a dezenas de peri6dicos e revistas, em imi caso 
excedendo mesmo a cem. A Historia da Imprensa e esse XII volume sao 
tambem basicos para estudos da evolu9ao do pensamento e da cultura 
regional e local. 

Este e o produto de um trabalho de paciencia, desenvolvido ao 
longo de cerca de 22 anos, de 1952 a praticamente o ano de falecimento 
de Luiz do Nascimento, uma vez que a sua minuciosidade o levava a 
rever constantemente, aditando corre96es e sobretudo acrescimos aos 
volimies originalmente preparados. Como diz o autor, em pref^cio ao 
volume I, "Nao deixei... de manusear, uma a uma, cole^ao por cole93o, 
todas as publicai^es do periodo...(desde 1821), continuando ate atingir 
1954, do Recife e dos cento e tantos municipios pemambucanos, que 
constarSo dos diversos volumes desta Historia", destacando ainda, 
"aproveitando as horas excedentes do ganha-p5o cotidiano, os domingos 
e feriados", como ocorre com todos os abnegados pesquisadores e 
historiadores diletantistas. 

O autor, Luiz do Nascimento, dos filhos mais ilustres de GravatA, 
ainda jovem, na decada de vinte, comandou a Gazeta de Gravat^ nunca 
mais deixando as reda^Ses, em 50 anos de labuta. Cedo deixou Gravata 
radicando-se no Recife onde, jomalista e fimcionario do Departamento 
de ExtensSo Cultural da Universidade Federal de Pemambuco, tomou-



se membro da Academia Pemambucana de Letras, em 1970. Faleceu 
no Recife, a 14 de novembro de 1974, aos 70 anos. 

Em vida a Universidade Federal de Pemambuco adquiriu os direitos 
autorais da sua Historia da Imprensa, editando os 8 primeiros volumes. O 
phmeiro, em segunda edi9do, em 1968 (uma vez que uma primeira edifSo 
havia saido pelo Arquivo Publico/Imprensa Oficial, em 1962), o segundo 
e seguintes, at6 o oitavo, de 1966 a 1982. Alem da falta de recxu-sos que 
atingiu o setor publico na longa d^cada de recessSo dos anos oitenta 
continuando pelo inicio dos anos noventa sobreveio uma t rag^a : na 
enchente de 1975 v6rios volxmies foram atingidos, despregando-se os 
aditamentos posteriores de Luiz Nascimento. Os volumes foram recolhidos 
k Academia Pemambucana de Letras onde o trabalho paciente de Geraldo 
Cavalcanti permitiu arecupera9ao dos vohmies e suareprodu9ao. Restava 
a dificuldade maior: a falta de recvu'sos, 

Nas reuniSes semanais, ks quintas feiras, do Centro de Estudos de 
Hist6ria Municipal, ligado a FIAM, lamentava-se sempre a falta dos 
liltimos volumes da obra de referencia para os historiadores municipais. 
Sonhava-se, mas a realidade mesquinha da escassez se sobrepunha, Coube 
a Eleny Silveira, diretora do centro nestes anos de 91 a 94, conseguir o 
apoio do B ANDEPE para a edi9So dos 6 volumes restantes, em co-edi9So 
com a Editora Universitaria da Universidade Federal de Pemambuco, que 
na pessoa do Prof Washington Martins, assumiu a metade dos custos. 
Tem-se entao a co-edifSo e associa9So do trabalho de recuperafSo da 
Academia Pemambucana de Letras, do esforfo e dedica9So da CEHM-
FIAM e aporte de recursos do BANDEPE, com o trabalho e apoio da 
Editora Universitaria, Luiz Nascimento ficaria contente ao ver o mutirSo 
feito para possibihtar a vinda a luz desses ultimos 6 volumes da sua obra. 

Granja It apod, Aldeia 
Yony Sampaio 
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ESCADA 

O ESCADENSE - Periodico Politico - Impresso na Tip. 
de Freitas Irmaos, no Recife, saiu a lume o n̂  1 no dia 17 de 
julho de 1863, em formato de 22 x 15, com quatro paginas de 
duas colunas. 

O "Prospecto"de apresenta9ao historiou a situagao de 
Pemambuco, que fazia, desde 1849, "debaixo da mais atroz 
tirania", vivendo "catorze anos do mais terrivel despotismo". 
Mas, focalizou, particularmente, a politica do municipio da 
Escada, considerado "um feudo" do Barao de Utinga, obediente 
a chefia conservadora do Barao de Camaragibe. Contra essa 
predominancia "de uma familia de analfabetos" e que se 
publicava O Escadense. na esperan^a de que a recente 
dissoluQao da Camara Federal viesse a modificar a situa^ao. 
Mostraria que "a Constitui^ao politica do Imperio deve ser uma 
realidade para a briosa freguesia da Escada". 

Constou a edi9ao de mais um longo artigo e um suelto, 
nos quais prosseguiu a catilinaria contra o Barao de Utinga 
(Florismundo Marques Lins), acusado de monopolizar "para si, 
para seu cunhado Barros, para seus filhos e genros e sobrinhos 
OS cargos de elei^ao popular". 

O pioneiro da Imprensa da Escada ficou no primeiro 
numero (Bil Pub. do Est.). 

UM SIGNAL DOS TEMPOS - "E este o titulo de um 
semanario comercial e literario que principiou a ser publicado na 
cidade da Escada e do qual e proprietario e principal redator o 
sr. dr. Tobias Barreto de Meneses, ja vantajosamente conhecido 
na imprensa jomalistica"- noticiou o Jomal do Recife, edi^ao de 
13 de julho de 1874. 
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O informe do Diario de Pemambuco. na mesma data*^ ,̂ foi 
mais preciso; evitou dar ao orgao escadense a qualidade de 
"comercial", declarando-o "dedicado a noticias, a critica a a 
literatura". 

Nao restam comprovantes nas bibliotecas visitadas. 
Publicaram-se dez niimeros, conforme consta da carta 
bibliografica do redator-responsavel, datada de 6 de agosto de 
1880 e dirigida a Carvalho Lima Junior ("Obras Completas", 
Vol. X, de Tobias Barreto) A impressao esteve a cargo da 
Tipografia Comercial, instalada na rua da Cadeia, 22 e da qual 
Tobias era proprietario. 

O editorial do n̂  09 de um Signal do Tempos, que 
circulou a 14 de novembro de 1874, transcreveu-o o renomado 
filosofo sergipano a 10 de outubro de 1888, no Jomal do Recife, 
quando da polemica com Jose Higino, para provar que ja 
conhecia, desde muitos anos, o grande publicista alemSo Gneist. 

A COMARCA DA ESCADA - Impresso na Tipografia 
Comercial, a rua da Cadeia, 22, em pequeno formato, o primeiro 
numero circulou em principios de 1875, redigido por Tobias 
Barreto ^̂ *. N5o existem comprovantes. A Provincia. do Recife, 

'̂̂  E evidente o erro de Alfredo de Carvalho, na sua obra "Anais da 
Imprensa Peri6dica Pemambucana - 1821/1908", que atribuiu ao dia 18 de 
julho o aparecimento do primeiro numero. Nem a publicagSo se prolongou 
at^ principios de 1875. 
^̂* "Para poder publicar muitas de suas produ<;des'\ Tobias Barreto "teve de 
fundar jomais, aos quais redigia, compunha, revisava, paginava e 
imprimia. .", conforme afirmou Junot Silveira, n'A Tardc. da capital 
baiana, edi<?ao de 31/12/1954. 
Sivio Romero j ^ havia escrito, na "Hist6ria da Literatura Brasileira" (p&g. 
152), que Tobias "montou ali (Escada) uma pequena tipografia", nela 
imprimindo "os peri6dicos da ^poca escadense", al^m de brochuras. 
Baseou-se o escritor em carta-autobiogr^ca de Tobias, que aludiu ^ 
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em sua edi^ao de 18 de maio, acusou o recebimento do rf 2, 
sem pormenores Circularam, ao todo, cinco edicoes, consoante 
declara^oes posteriores do redator. 

Um dos editoriais da folha em tela acha-se reproduzido no 
livro "Varios Escritos", Vol. X das "Obras Completas" de 
Tobias Barreto. Intitulou-se "Politica da Escada", Focalizando 
as deficiencias do Partido Liberal do municipio. Acentuou, em 
meio a longa serie de considera^oes: "A Comarca da Escada nao 
pretende, como a alguns talvez se afigure, criar cisoes e suscitar 
discordias. Pelo contrario o seu designio e mais que muito nobre 
e altamente confessavel: avivar no espirito desta gente o 
sentimento do seu direito, bem como a necessidade de pugnar 
por ele". 

Liberal sem peias, o articulista criticou aqueles que se 
recolhiam ao silencio, mostrando-se "medrosos, pusilanimes no 
espirito, pusilanimes na bolsa", dando assim lugar a que os 
conservadores fossem ganhando terreno Aconselhou-os, por 
fim, a ter "um pouco mais de dedica^ao a causa publica, um 
pouco mais de respeito aos brios do partido". 

DEVANEIO LITERARIO - "Jomalzinho dedicado a 
mocidade escadense", foi fiindado com o objetivo de arranca-la 

tipografia prdpria na qual imprimia sens jomais, "ainda que n^o bem 
montada". 
Errou, portanto, Samuel Campelo, ao assegurar, no livro "Escada e JaboatSo 
- Pequenos dados hist6rico-geogr^cos" (Tip. Pemambucana, Recife, 
1919), que o grande brasileiro de Sergipe jamais possuiu tipografia, apenas 
influindo para que o comerciante Antonio Pedro Magnata, parente dele, 
Samuel, a adquirisse. E acrescentou que "nunca existiram" os peri6dicos O 
Povo da Escada e Aqui Para N6s, citados por Silvio Romero, tanto que n5o 
foram registrados por Alfi-edo de Carvalho, nos "Anais". 
Acontece que, acreditando nas apressadas pesquisas do famoso historiador, 
errou taml>6m Samuel quanto aos dois referidos jomais. Existiram, sim. 
Veja o leitor nas p^ginas seguintes. 
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"ao marasmo e gelada indiferen^a em que permanecia acerca 
dessa instru?ao que se pode adquirir pelo generoso esfor90 de 
uma vontade robusta'\ Publicou-se bissemanalmente, de 15 de 
junho a 27 de julho de 1875, num total de 12 edigoes, fomiando 
a serie I, cuja assinatura custava lOSOOO Impresso na Tipografia 
Comercial, nao era estranho a sua reda^ao o nome de Tobias 
Barreto, conforme o registro dos "Anais", de Alfredo de 
Carvalho (1) 

Interrompida a publica^ao, reapareceu o Devaneio 
Literario, com o n^ 13, a 1° de dezembro do mesmo ano, em 
formato de 22 x 16, com quatro paginas, exemplar unico 
existente entre os avulsos da Biblioteca Piiblica do Estado Foi 
uma "quase inesperada reapari^ao", declarou o editorial de 
abertura, "depois de ter cerrado as suas cortinas por espa90 de 
quatro meses", acentuando: "nao foi a interrup^ao de sua 
circula^ao um ato voluntario, nao; razoes transcedentes 
tolheram-lhe a marcha, e for^a foi recuar ante os obstaculos que 
se Ihe antolharam". Voltava, pois, uma vez ''removidos os 
trope^os", pedindo a coopera9ao da mocidade Consoante uma 
nota de expediente, os negocios do Devaneio, no Recife, 
estavam a cargo de Basilio Magno dos Santos. 

A edi^So incluiu poesias de B. M. S., outras assinadas com 
asteriscos, terminando com a parte final da novela "As armas e 
as letras", come9ada em edi^oes anteriores. 

Ao que tudo indica, nao prosseguiu a publica9ao-

O DESABUSO " Periodico Politico e de Critica - OrgSo 
dos espiritos independentes", redigido por Tobias Barreto e 

*̂̂  Tobias Barreto nSLo incluiu o Devaneio Liter^o entre os jomais da 
Escada sob sua responsabilidade. E possivel que tenha sido colaborador 
anonimo. 
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impresso na Tipografia Comercial, saiu o primeiro numero, 
segundo o registro dos "Anais", a 6 de setembro de 1875. 

No dia dois de outubro publicava-se o n^ 4 (unico 
comprovante existente), com quatro paginas, em formato de 22 
X 16. Constava do expediente: "Saira por mes o mais de vezes 
que for possivel - Alem dos niimeros destinados aos assinantes, 
far-se-a mensalmente uma distribui^ao de 100 exemplares com o 
povo, em dia de feira". 

Sua materia constituiu-se de tres artigos sem assinatura. O 
primeiro, intitulado "Previno em tempo", declarava o 
afastamento do redator das fileiras do Partido Liberal. 

O segundo - "Fidalguias pemambucanas"- referia-se ao 
epipeto de cabra, que Ihe fi^ra imputado por inimigos gratuitos. 
Nao apelava, no entanto, da senten^a que o condenava a ser 
cabra, acentuando: "...importa observar que a nos os cabras e 
que pertence o fiituro, pois somos nos quem tem a 
predominancia do numero. Destarte, suponhamos que os cabras 
aqui da cidade, por exemplo, se reunissem para dar uma surra de 
cansan^ao e uma ajuda de malaguetas em todos os brancos reais 
e pressumidos?" 

"Os bispos anistiados" foi o titulo do terceiro comentario. 
Regosijou-se de ''nunca ter tomado o minimo interesse pelo 
soidisant questao religiosa", pois tudo terminara em anistia para 
OS bispos presos e consequente vitoria do Clero (Bib. Pub, do 
Est) . 

Publicou-se O Desabuso, segundo a carta bibliografica de 
agosto de 1880, ate o n° 5.*'̂  

*̂ * O registro de Alfredo de Carvalho ficou no n° 4. 
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O POVO DA ESCADA^^^ - Entrou em circula^ao a 6 de 
maio de 1876, impresso na Tipografia Comercial e redigido por 
Tobias Barreto Folha liberal, seu primeiro artigo de fixndo, 
intitulado "Apelo"- segundo A Provincia, do Recife, edi^So do 
dia 17 - comentou o cinismo, os "manejos" daqueles que 
especulavam com a ignorancia do povo e com a sua paciencia". 
Acusou o Partido Conservador de estar "despindo dos ultimos 
trapos esse povo ja tao nu de considera?ao e importancia". 
Criticou a junta paroquial da Escada, "a quem a lei incumbiu 
organizar a lista geral dos cidadaos votantes da paroquia", 
adiantando que a mencionada organiza9io partidaria, "para 
conseguir maioria a todo custo", conseguiu meio facil: "arrancar 
c exercicio de direitos politicos a nove decimos da popula^So, e 
com o resto, que e seu, se dirigir para as umas". Etepois de 
aludir, energicamente, a politica de fraude dos conservadores, 
concluiu o extenso artigo: "Tambem nos cremos na soberania do 
povo. Ele ha de despertar". 

NSo restam comprovantes, sabendo-se contudo, que o n® 2 
saiu ainda em maio, ficando suspensa a publica9§o. 

Reapareceu a 18 de dezembro, achando-se o respective 
artigo de abertura reproduzido no ja citado livro "Virios 
escritos". Come90u assim Tobias Barreto: 

"Ei-lo de novo na li^a - O Povo da Escada. Ja la v5o miais 
de sete meses que, recolhido ao silencio, havia razSo de crer que 
tivesse morrido e a herva crescido sobre a sua modesta 
sepultura. Sete meses de medita^ao e tacitumidade!... NSo € 
gra^a. O redator deve ter cedido a bem fundas considera^Ses, 
para calar-se por tanto tempo, e agora, quando menos o 
esperam, aparecer de novo a janela e dizer: - Eu dqui estou..." 

^̂^ N§o consta da relagdo dos "Anais' 
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Focalizou a politica do pais, que jamais tomaria a serio, 
nao Ihe merecendo o menor sacrificio, frisando: "O Partido 
Liberal, em prol de cuja causa sempre estive disposto a 
concorrer com o meu voto, nunca porem com a quebra dos 
meus brios, da minha dignidade pessoal, encarregou-se ele 
mesmo de por-me um pouco fora de combate". Suas tendencias 
politicas, entretanto, nao o fizeram pender "para o lado do 
vizinho". Comentou, longamente, a atua^ao erronea dos liberais 
escadenses e devolveu a acusa^ao de ter aderido ao Partido 
Conservador, acentuando: "O Povo da Escada aparece de novo 
com todos OS seus propositos de defender a causa popular neste 
municipio; bem entendido, si et in quantum, isto e, enquanto for 
possivel faze-lo sair sem sacrificios pecuniarios de minha parte, 
visto como a esfera economica em que giro nao e das mais 
luminosas. Vasta materia para censuras nao falta". 

Nao prosseguiu. 

AQUI PARA NOS - Pequeno jomal redigido por Tobias 
Barreto e impresso na Tipografia Comercial, dele publicaram-se 
duas unicas edigdes, a primeira das quais datada de 22 de agosto 
de 1877^^\ 

A IGUALDADE - Desse outro pequeno jomal, redigido 
por Tobias Barreto e impresso na Tipografia Comercial, so ha a 
certeza de que foi publicada uma unica edigao no ano de 1877, 
como consta da ja citada carta bibliografica do redator. 

Alfredo de Carvalho registrou-o, vagamente, como tendo 
circulado em meados de 1878. 

*̂  ̂  Mencionado pelo pr6prio Tobias Barreto, em artigo publicado no Jomal 
do Recife de 9 de agosto de 1881, nSo o registrou, nos "Anais", Alfredo de 
Carvalho. 
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O ESCADENSE: ^̂* - Periodico Noticioso, Critico e 
Literario - Apareceu no dia 4 de novembro de 1877. Segundo o 
seu programa - Informou o Jomal do Recife do dia 8 - "nao esta 
filiado a nenhum dos partidos politicos e conservar-se-a nos 
estritos limites da vulgariza^ao dos fatos que o merecerem, da 
critica razoavel e hem entendida e da literatura que deleita e 
instrui". 

Constou da edigao: " ..urn artigo editorial de apresenta?ao; 
dois outros de colaboragao, sendo um sobre o estado atual do 
pais, no qual se encontram judiciosas reflexoes, e outro sobre a 
vinda do sr. General Osorio a provincia, que e nele 
lisongeiramente saudado Segue-se um noticiario todo local e 
uma parte literaria em verso e prosa". 

Continuou a publicafao, em datas indeterminadas, so 
existindo comprovante do n° 15, de 26 de mar^o de 1878, 
apresentado em formato de 31 x 23, com quatro paginas, 
impresso na Tipografia Comercial. Constava do Expediente: 
"Aceitam-se com agrado quaisquer escritos de assunto literario; 
OS que n5o estiverem dentro do programa, bem como as criticas 
pessoais e outros, ser3o publicados mediante ajuste. Os anuncios 
sSo gratis para os assinantes a primeira vez e pagas as 
repetigoes". Assinava-se a 1$000 por serie de 12 numeros, 
custando cada exemplar 200 reis. 

A edigao inseriu editorial sobre os edificios piiblicos locais, 
come^ado na edi?ao anterior, para ainda continuar na 
subsequente; colabora^So de Junius e de O Homem do Campo, 
este versando sobre agricultura, tambem no regime do 
"continua", Noticiario, Avisos e Publica^Ses a pedido (Bib. Pub. 
Est). 

^̂^ O Escadense, n5o foi, absolutamente, redigido por Tobias Barreto, como 
pretendeu o historiador citado. 
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CONTRA A HYPOCRISIA - Periodico Critico e Literario 
- "O n** de prova saiu a 18 de agosto e o n̂  7 (ultimo), a 12 de 
outubro". Esta e a informacao do referido autor dos "Anais", so 
correspondente a 1879. 

No entanto, a publica^So prosseguiu (nao existem 
comprovantes dos n°s 1 a 14), tendo circulado o n^ 15, ano I, no 
dia 1 de fevereiro de 1880, em formato de 32 x 23, com quatro 
paginas de duas colunas Constava do expediente: "Publica-se 
uma vez por semana. Assinaturas - 2$000 por trimestre, pagos 
adiantados, e 200 reis por numero avulso". A Tipografia 
Comercial, onde se imprimia, mudara-se para a rua da Boa 
Vista, 8. 

Sua materia constou, exclusivamente, de artigos do 
redator-responsavel, Tobias Barreto, embora nao os assinasse. O 
primeiro deles focalizou a chamada revoluyao do vintem. que 
ficara reduzida, "gracas ao bom senso do povo e do govemo 
carioca, a um vintem de revoluyao Frisou, mais adiante: "Eu 
detesto o Imperador, e nao fafo disto misterio algum", 
acrescentando: "...eu nunca terei uma frase de louvor, nem 
mesmo uma palavra de desculpa ou justifica^So para o sr. D. 
Pedro IT'. 

Continuou, no texto, a inser^ao de um discurso de Tobias, 
pronunciado na Assembleia Legislativa Seguiu-se o artigo 
"Mais uma pitada nas ventas da parelha judiciaria", 
transcrevendo carta do escritor alemSo Paulo Apfelstedt, que 
solicitava um autografo do "celebre lutador pela vida espiritual 
alemS". 

Conchiiu com o artigo "Desmentido a queima-roupa", de 
critica politica, atacando o promotor bvronico da Escada, de 
nome Jose Maria, "tSo inepto quao impudente", que atribuira a 
Tobias fatos inexistentes. E arrematou: "Termino dando-lhe um 
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conselho: nSo queira de modo algum embargar-me a passagem, 
pondo-se diante do meu cavalo. Meu cavalo e muito bravo: S. S. 
sai pisado. Veja bem!"(Bib. Pub. Sergipe). 

Ainda circulou, quatro meses decorridos, o n̂  16 do 
Contra a Hypocrisia. datado de 1 de junho, acrescentando-se ao 
cabe9alho: "Impressor: a firma social Obolo, Gilo, Quartau & 
Cia."^ '̂ 

Declarou o redator, inicialmente, que muitos ja tinham por 
extinto o "pobre jomalzinho". E que "o promotor e o juiz 
municipal, a^ulados pelo de direito, assentaram, entre si, criar 
embarafos ao jomal, instaurando processes e mais processes, 
para ver se, com a persegui^ao, conseguiam impor silencio a 
unica boca, existente na Escada, por onde fala a Justi^a e a 
Verdade". Enganaram-se, porem, "os idiotas". Nao recuaria nem 
com uma duzia de processes. 

O promotor - prosseguiu o artigo - julgando-se ofendido 
pelo artigo publicado no n** 15, "intentou proceder 
criminalmente contra quem quer que fosse o seu autor; mas 
houve-se com infelicidade, pois, na audiencia de 18 de fevereiro, 
na qualidade de advogado do tipografo, citado pelos meirinhos, 
a falta do responsavel", Tobias Barreto qualificou o promotor 
"como criminoso, por nao ter cumprido o seu dever". Deu-lhe 
outra lifSo na audiencia de 10 de margo, metendo-lhe "um tufo 
na boca". O processo, sempre adiado, nao continuou, porque 
sem base. 

Eram - frisou - "tres bachareletes burros, que se formaram 
por empenhos e, como tais, nao estSo no caso de compreender o 
que significa a imprensa... Mas, eles, alem de estiipidos, sSio 

^̂ ' Apelidos atribuidos aos juizes de direito e municipal e ao promotor 
publico da Escada. 
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miseros e vis". E concluiu: "Estou disposto ao pagamento de 
tantas multas quantas me queiram impor de proposito, 
utilizando-se para isso da lifao que eu mesmo Ihes passei". 

Continuou a divulga^ao do discurso do n*̂  15, 
completando a edi^ao uma cena comica em versos, tendo como 
protagonista Gilo. Quartau e Obolo (Bib. Pub. do Est). 

ESTUDOS ALEMAES - Revista mensal de Filosofia. 
Direito. Literatura e Critica - Datados de outubro/novembro de 
1880, num mesmo volume o 1̂  e o 2° fasciculos, com 42 paginas 
e capa em papel de cor. Formato 22 x 16. Impressao na 
Tipografia Comercial, a rua da Barra, 37, sendo redator linico 
Tobias Barreto de Meneses. 

O editorial de abertura, intitulado "Como introdugao", 
assim considerou": "O epiteto de alemaes, que dou aos escritos 
aqui prometidos, nao serve para indicar o momento objetivo do 
meu programa, visto como nao tenho em mira fazer da 
Alemanha, em todas ou qualquer das rela^oes em que ela possa 
ser considerada, o assunto obrigatorio das minhas indaga^oes, 
mas este epiteto indica, sem excessSo alguma, o subjetivo da 
coisa, quero dizer, poe logo a descoberto o meu ponto de 
partida, a minha intui^ao, as pressuposi^Ses necessarias do meu 
escrever e criticar". 

". .isto e um mal" - disse, a seguir - que poderia resultar 
em preven^ao desfavoravel a sua obra, pois as ideias alemaes 
eram ainda '̂ umas hospedes importunas", contando com poucos 
adeptos, tidas como extravagantes. Ainda que tal escola tivesse 
de "lutar com dificuldades e embarafos", ele, escritor, 
permanecia firme no seu terreno. Terminou, depois de outras 
consideragoes: 
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"Outrossim: conhecido destarte o caminho e alvo do meu 
empreendimento, que sem duvida nao deixara de encontrar 
apoio nos que tomam interesse por trabalhos de tal ordem, julgo 
entretanto que nao importa derrogar a seriedade cientifica do 
programa, fazer, na minha Revista, a parte devida a leitura de 
puro entretenimento literario Para isso darei ai tambem a 
poesia, a bela literatura em geral, ainda que em menores 
proporgoes, o lugar que Ihes compete. 

Vou concluir; e concluo por uma advertencia: os meus 
escritos, tenho por certo, hao de desagradar a mais de um desses 
espiritos felizes que trazem a verdade na cabega como dinheiro 
no saco, segundo a expressao de Nathan, der Weise, e provocar 
naturalmente algumas contradi96es; mas devo ser franco: nao 
aceito a minima polemica e darei todos os meus contraditores 
como nao existentes, bem seguro e confiado no conselho de 
Dante: Segui il tuo corso, elasciadir le genti". 

Foram divulgadas, na edi^ao, os seguintes estudos: "Ideias 
sobre os principios da estilistica modema", "Direito comercial", 
"O haeckelismo na zoologia" e "As faculdades juristicas como 
fatores do Direito nacional". Na ultima pagina: um soneto e tres 
quadras. 

Publicando-se com regularidade, o fasciculo 6° circulou 
em mar90 de 1881, com 24 paginas, perfazendo um total de 
128, em numera^ao seguida. Sempre trabalhos sobre Direito, 
Filosofia e Literatura No reverso da capa figurou um artigo, em 
lingua francesa, sobre a personalidade do professor Jose Soriano 
de Sousa (Bib. Pub. do Est.). 

O MARTELLO - Periodoco Literario e Critico -_o n*' 1 
circulou a 20 de marfo de 1881, em formato de 26 x 14, com 
quatro paginas de duas colunas, sendo impresso na Tipografia 
Comercial, a rua da Barra, 37. constava do expediente: "Saira 
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sem tempo marcado - 1$000 por serie de nove numeros; 
pagamento adiantado". 

O editorial de apresenta^ao aludiu ao testemunho da 
Historia, que registra a existencia de "mais de um martelo que 
em vez de exercer o seu oficio na cabefa dos pregos, exercia-o 
de preferencia na cabe^a dos homens", acentuando: "O presente 
jomalzinho pretende filiar-se a esta ultima classe". 

A edi^ao inseriu notas locais, variedades, versos de M. F. 
de Barros e "Publica^oes a pedido". 

Saindo semanalmente, o n^ 5̂ ^̂  , serie I, teve a data de 17 
de abril, anunciando vender-se o numero avulso a 160 reis. 
Divulgou longas notas de critica a politica federal, alem de 
materia de interesse do Municipio. Foi confeccionado na 
tipografia de Barros & Barreto (Bib. Pub. do Es t ) . 

UM SIGNAL DOS TEMPOS - Numero unico, publicou-
se a 24 de setembro de 1882, em formato 24 x 17, com apenas 
duas paginas, a primeira das quais circulada de vinhetas, onde se 
lia, em tipos fortes: "Preito de admirafao ao distinto poeta e 
proflindo pensador Dr. Tobias Barreto de Meneses - Alguns 
admiradores". 

A par de artigos assinados, noticiou-se na segunda pagina, 
a realiza9ao de um almo90 que o comerciante Deodato Luiz 
Francisco Monteiro ofereceu naquele dia, quando o notavel 
jurista e filosofo visitava Escada, "pelos seus elevados dotes 
intelectuais e pela ihistra9io que o distingue, junto ao fato de ter 
permanecido por muitos anos nesta cidade" (Bib. Pub. do Est.). 

^̂^ No seu registro dos "Anais", Alfredo de Carvalho s6 mencionou o 
aparecimento do rf 1 d'O Martcllo. 
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A ESCADA - Orgao Comercial. Agricola e Noticioso -
Trabalho material da Tipografia Comercial, tendo como 
impressor M. F. de Barros, circulou semanalmente, in-fol. peq., 
de 19 de Janeiro a 28 de fevereiro de 1883, quando saiu o n*' 7, 
que teria sido o ultimo. Assinatura trimestral - 2$000 ("Anais"). 

O PHILOCRITICO - Revista Camavalesca - OrgSo do 
clube "Os Filocriticos", feito niimero linico, a 9 de fevereiro de 
1902, em formato de 22 x 15, com quatro paginas de duas 
colunas. 

Afora a nota de apresentagao, de 17 linhas, toda a materia 
se constituiu de verso humoristicos e satiricos, com diferentes 
titulos e sem assinatura, alusivos aos tres dias de Momo. Na 
ultima pagina, so anuncios, inclusive da tipografia de Tondella, 
Cockles & Cia., do Recife, que imprimiu a chamada "revista". 

O segundo "niimero unico" apareceu no camaval de 1903, 
a 22 de fevereiro, obedecendo ao mesmo ritmo (Bib. Pub. do 
Est. e Arq. Pub. Est.). 

Embora nao restem mais comprovantes, ainda circulou O 
Philocritico no Camaval de 1906, datado de 25 de fevereiro , 
conforme noticiou o Diario de Pemambuco. 

A ESCADA - Destinado a aparecer "as segundas-feiras, 
no come90 de cada quinzena do mes, ate regularizar a situa9ao", 
saiu o primeiro numero a 7 de mar^o de 1904, em formato de 38 
X 27, a tres colunas de 16 ciceros, com oito paginas, impressas 
em bom papel. Instalada a reda9ao a rua Barao de Suassuna, 36-
A, servia para o mesmo fim o escritorio do redator-chefe Eurico 
Chaves, no Recife, a rua do Imperador, 39, V andar. Entretanto, 
para "queixas e reclama^oes", os interessados se entenderiam, na 
ausencia dele, com Manuel Sostenes Cavalcanti ou Valfrido 
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Wanderley, em Jaboatao Propriedade de Santos Dias Filho, 
assinava-se a 10$000 anuais. 

Entre outro objetivos - lia-se no artigo de apresenta^ao -
vinha "estreitar a solidariedade das classes, fomecer um 
repositono de no^oes aproveitaveis, estimular a iniciativa dos 
individuos, fazer a critica justa e desapaixonada dos fatos, 
estudando-os a luz dos principios, no aspecto das suas 
consequencias beneficas ou pemiciosas". e acentuou: 

"Pairando sobre as estreitezas do partidarismo, possuida 
de acatamento por todas as opinioes, A Escada nao repudiara os 
assuntos politicos, na elevada acepfao do vocabulo, os quais se 
relacionam com o evoluir das sociedades e interesse dos 
problemas vitais da prosperidade e do engrandecimento dos 
povos. Consagrado a defesa das classes laboriosas, ao servi9o 
dessas poderosissimas arterias do organismo social, procurara 
consultar a variedade do paladar dos seus leitores, fiel ao tipo e 
a orienta^ao de jomal modemo". 

Uma nota, a seguir, dizia acharem-se abertas as suas 
colunas a todos os que desejassem prestar-lhe o seu concurso. 
Pretendia merecer o apoio da opiniao publica. 

A edi^ao de estreia inseriu: "Cronica", por Mario 
Rodrigues; poesias de Julio Salusse e Mendes Martins; 
"Lavoura", por Eneas de Carvalho; "Notas Ligeiras"; 
"Noticiario"; Entretenimentos", de charadas; "Caras e Caretas"; 
"Solicitadas"e aniincios. 

Seguiu-se a publica^ao, ora conr quatro ora com oito 
paginas, abrindo cada niimero judicioso editorial sobre assunto 
palpitante. Manteve regular noticiario; mais a colabora^ao de 
Pereira da Costa Filho, Macedo Fran9a, Lealca, M. Magalhaes, 
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Diavolino e outros. Transcreveu folhetins de E^a de Queiroz e 
admitiu se^oes de versos satirico-humoristicos. 

Circularam onze edi^oes, a ultima das quais datada de 15 
de setembro (Bib. Pub. do Est.).^^^ 

RETROSPECTO PAROCfflAL - Niimero linico, circulou 
a 1° de Janeiro de 1910, em formato de 31 x 22, com quatro 
paginas de duas colunas largas, impresso em papel couche. 
Redator e proprietario - padre Francisco Raimundo da Cunha 
Pedrosa^^^ , cujo cliche precedeu a abertura do texto. 
Distribui9ao gratuita. 

De sua materia constaram a historia da atua^So do Vigario 
Pedrosa e Escada ate a data referida, quando transcorriam 22 
anos; "ligeiro historico" da Matriz e a nota "Porque se chama 
Escada" (Bib. Piib. do Est.). 

BOLETIM DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE 
CANA-DE-ACUCAR DE ESCADA - 6rg5o de publica<?ao 
trimestral, surgiu com a editao de abril/junho de 1913, em 
formato 25 x 19, com 70 paginas de texto, em papel buffon, 
mais a capa, em cartolina. Trabalho grafico das oficinas da 
Livraria Contemporanea, de Ramiro M. Costa & Filhos, no 
Recife Eram encarregados da reda5§o fiincionarios da Estafao 
Experimental, tendo a frente o diretor, Nicolas van Gorkum. 

^̂^ Cole^ao desfalcada. 
^̂^ Nove anos antes, foi mandada imprimir, na Tipografia Leonardo 
Andreolo, em Bolonha, It^ia, a plaqueta - 16 paginas, formato de 21 x 13 -
sob o titulo "Pequena Pritica ou InsmigSo Pastoral"e o sub-titulo 
"Compilada e recitada pelo padre Francisco Raimundo da Cunha Pedrosa, 
p^oco colado da freguesia da Escada, em Pemambuco, em homenagem ao 
Cristo Redentor, aos 30 de dezembro de 1900, por ocasiSo de recolher-se a 
imponente procissSo do adro da Matriz". Versou a pr^tica sobre o 
"estabelecimento do Cristianismo, seus frutos e estabilidade'\ 
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A edi?ao de estreia inseriu uma "introdu^ao", a respeito 
dos objetivos da Reparti^ao criada pelo Ministerio da 
Agncultura, de acordo com o decreto rf 8319, de outubro de 
1910, seguindo-se-lhe "Relatorio" dos trabalhos realizados ate 
maio de 1913; divulga^oes tecnicas, fotografias ilustrativas, em 
paginas especiais (papel couche) e graficos. 

O rf 2, de julho/setembro, saiu com 168 paginas; o 3°, de 
outubro/dezembro, com 278; e o 4° (e ultimo), de Janeiro /junho 
de 1914, com 150. Tendo comegado com uma tiragem de 600 
exemplares, logo aumentou-a para 1200, terminando com 1500. 

A materia do Boletim constituiu-se, unicamente, de artigos 
e estudos de carater tecnico, assinados pelos agronomos Nicolas 
van Gorkum, Luiz de Waal e Pedro da Silva Correia de Oliveira 
Andrade. Na terceira edi^ao, Luiz de Gois escreveu sobre 
"Microscopia". Todos os trabalhos eram fartamente ilustrados 
com fotogravuras ou graficos e mapas, estes ultimos as vezes em 
pagina dobrada, nao numerada. 

No derradeiro numero publicado, uma fita de papel, colada 
a pagina de fi^ente, informou: Aviso - A publica?5o do boletim 
oficial fica temporariamente suspensa por causa da crise". (Bib. 
Pub. do Est). 

O CARNAVAL - Orgao do Clube Camavalesco 
Filocriticos Escadense - Circulou em fevereiro, dia 14, de 1915, 
em formato de 38 x 23, folha simples, so impressa a pagina de 
fi-ente. Trabalho grafico da Tipografia Modema, no Recife. 

Bem redigido, quase todo em versos, fez a apresentaQao 
do Clube, divufgando a letra de sua marcha^jnincipal. O redator-
poeta aproveitou a ocasiao para bisnagar as necessidades 
municipais (Bib. Pub. do Est). 
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O MUNICIPIO - O n"* 1 publicou-se a 30 de maio de 
1915, em pequeno fomiato, sob a dire^So de Antonio V. de 
Melo. Destinava-se a defender os interesse da Escada (Cf. 
Diario de Pemambuco, 1/6). 

GAZETA DE ESCADA - Semanario Noticioso - Entrou 
em circula9ao a 15 de abril de 1919, no fomiato de 29 x 21, com 
seis paginas de tres colunas. Propriedade "de uma Sociedade 
Anonima". Assinatura anual - 8$000; semestral - 5$000. 
Trabalho grafico das oficinas do Jomal do Recife. 

Fundado para fazer a propaganda da candidatura de Jose 
Rufino Bezerra Cavalcanti ao Govemo do Estado, contra a do 
Bario de Suassuna, tinha como objetivo principal trabalhar pelo 
municipio, desde muitos anos sob o dominio politico do segundo 
dos dois mencionados usineiros. Escreveu a reda^ao, no 
editorial; do n̂  3: 

"Nosso movimento e, portanto, de revolta e de indignagSo 
contra o estado em que se acha a legendaria cidade de Escada". 

Com uma pagina de anuncios - a sexta, o periodic© 
ocupou-se quase que exclusivamente de politica, incluindo as 
"Cartas Cariocas", de M. de Medeiros, e os versos satiricos 
"Traques de massa", assinados por Til. Pequeno espago foi 
dedicado a "Vida Social" e as "Varias". 

O n"" 5 de 14 de maio, apresentou-se em formato bem 
maior - 44 x 28, com apenas quatro paginas, toda a ultima de 
reclames comerciais. Aos lados do titulo, que nao se alterou, lia-
se: "A imprensa e o quarto poder das sociedades modemas"-
Parcere subjectis et dcjjellare superbus". 

Logo estabeleceu um inquerito, com a pergunta: "Que 
pef?s*que o Barao de Suassuna faria em prol de Pemambuco, se 

42 



fosse eleito govemador?" Choveram respostas, naturalmente 
"do contra". No n̂  7 comefava o poema canoniano "Os 
Sussuniadas", tao longo que, continuado em varias edifoes, nao 
chegou ao fim do Canto Primeiro, porque antes findou a vida do 
jomal. 

Realizadas as elei96es a 18 de agosto, terminou a missSo 
da Gazeta, cujo ultimo niimero foi o 14°, de 6 de setembro(Bib. 
Pub. doEst.)/'^ 

JORNAL ELEGANTE - Surgiu no dia 7 de setembro de 
1922, editado pela empresa do Cinema Elegante, propriedade de 
Paulino Gomes de Sousa, em homenagem a data (Cf Jomal do 
Commercio. Recife, dia 13). 

GAZETA DE ESC AD A - Semanario Independente. 
Literario e Noticioso - Entrou em circula^ao a 20 de Janeiro de 
1929, no formato de 33 x 22, com quatro paginas de tres 
colunas Propriedade de M Rezende & Cia., tinha a reda^ao e 
oficinas situadas a ma da Matriz, 7 e 9, o mesmo endere^o do 
Ginasio Escadense Diretor-gerente e unico responsavel -
professor Gaston Resende; diretor-secretario - professor 
Humberto Simas; auxiliares de reda9ao - Raul Escorel de Araiijo 
e Otavio Cavalcanti de Albuquerque. Assinaturas: anual -
lOSOOO; semestral - 6$000; pre90 do exemplar - 300 reis. 

Jomal de feigao modesta, bem redigido e variado, seguiu 
curso regular, logo iniciando concurso para a escolha da 
"senhorinha mais bela de Escada". 

Desenvolvendo a inicialmente modesta inser^ao de 
anuncios, nao tardou o aparecimento de Suplementos de duas ou 
quatro paginas ou as ediQoes saiam ora own sets ora com oito. 

^̂^ Colê ao desfalcada. 
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Tomaram-se habituais aos leitores o comentario 
"Impressoes", de Humbertino, e a cronica "Aos domingos", de 
Ednezer (anagrama). Os outros redatores apareciam assinando 
prosa ou verso. 

A Gazeta duplicou de formato - 44 por 28, com quatro 
paginas de quatro colunas - ao atingir o n° 22, publicado a 16 de 
junho, melhorando a tipagem e utilizando impressora nova. Mas 
as paginas centrais ficaram entupidas de anuncios, chegando a 
extravaza-las. Sobrevieram algumas edi^oes de seis paginas. 

Prosseguiu a existencia da folha, que nao deixou de 
defender os interesses do municipio, atraves de substanciosos 
editoriais, alem de proporcionar boa dose de noticias dos fatos 
sociais. Teve, entrementes, a colabora^ao de Morais e Silva, 
Benedito Formiga, monsenhor Cunha Pedrosa, Francisco 
Femandes Fires, o mesmo Serip dos versos matutos; Francisco 
Noronha, J Constante ("Do Recife"), De Marcos, Manoel da 
Rocha Lins, que escrevia "Pela Lavoura", e outros. Juntou-se ao 
corpo redacional, na segunda fase, Luiz Pereira da Costa, 

O n° 41, de 25 de outubro, dedicou grande espa^o, 
incluindo fotogravuras, ao acontecimento que constituiu o 
regresso da Europa do casal Barao de Suassuna, saudado em 
prosa e verso. 

Nao conseguiu, porem, a Gazeta de Escada ir muito longe, 
encerrando suas atividades com o n̂  47, de 8 de dezembro (Bib. 
Pub. do Est.).̂ ^^ 

MARIQUITOS^ ^ - Semanario defensor dos interesses 
gerais da Escada - Trazendo sobre o titulo o slogan 

'̂* A colegdo esti desfalcada de algiins numeros, sobretudo o primeiro. 
'̂* MARIQUTTOS - nome de uma das tribo indigenas que habitaram terras 

da Escada. 
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"Trabalhemos pelo reerguimento da Escada", entrou em 
circula^ao a 19 de novembro de 1933, no formato de 40 x 27, 
com quatro paginas a quatro colunas de composi^ao. Diretor-
proprietario - Joaquim Silveira; reda9ao a rua Joao M. Pontual, 
376; trabalho grafico da Tipografia Brasil, em Ribeirao. 
Assinaturas: ano - 10$000; semestre - 6$000. Numero avulso -
0$200. 

Em artigo assinado, o diretor, numa invoca^ao derramada, 
exorou: ". a v6s, 6 Santissima Virgem, entrego a sorte deste 
jomal, cujo titulo relembra os primeiros devotos que se 
ajoelharam diante de vosso oratorio..." E aduziu: "Vamos fazer 
Escada falar, sentir, vibrar, nas caracteristicas de seu povo 
simples e bom. Nao vamos guerrear, mas pacificar. Nao vamos 
chacotear, nem fazer humorismo de prego, mas ilustrar com a 
literatura criteriosa, sensata e nobre, que educa, civiliza e refaz o 
carater dos que amam as regras e os conselhos do bom tom". 

Em nota a parte, a diregao fez um apelo "a todos os 
elementos municipais , para que nSo a deixassem so na luta pelo 
bem geral de todos os escadenses". 

Publicado ao ensejo da tradicional festa da padroeira, 
Mariquitos dedicou-lhe expressivo noticiario, soneto do diretor, 
cronica de Raul Escorel, "Perfis dos festeiros"; outros versos de 
Marco Antonio; epigramas de Ze da Veneza, e iniciou um 
concurso de beleza feminina,. A terceira e a quarta paginas 
contiveram tao somente anuncios. 

Nas mesmas condi^oes circulou o n° 2, datado de 23. Mas 
o 3** (e ultimo), do dia 26, apresentou-se com seis paginas, mais 
da metade de anuncios, iniciada com artigo sobre a Festa, do 
Monsenhor Cunha Pedrosa. Materia bem distribuida e variada, 
incluindo se^ao de charadas. As duas ultimas edi96es foram 
impressas em papel de cor, acetinado. (Bib. Pub. do Est.). 
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ESCADA-JORNAL - Orggo sem ligagao partidaria -
Apareceu com o n° 4, ano I, a 10 de dezembro de 1933, 
substituindo o Mariquitos e obedecendo a identico fomiato. 
Sobre o titulo, a frase: "A Imprensa e o quarto poder que dirige 
o mundo". Impressao da Tipografia Brasil, em Ribeirao. 
Assinatura anual - 12$000; semestral - 7$000; pre90 do 
exemplar - 0$300. Publica^ao semanal. 

Joaquim Silveira, assinando o artigo de abertura, justificou 
a mudan^a do titulo, por ser o segundo "mais modemo e 
apropriado para o meio", acentuando: "O programia e o mesmo, 
a dire^ao e a mesma, os leitores os mesmos". Concluiu 
solicitando a ajuda dos homens ilustres e do "povo bom da 
Escada". 

Circularam, apenas tres numeros, servidos de vasto 
noticiario, com a colaboragao de Beatriz Cunha e monsenhor 
Cunha Pedrosa. No ultimo deles, datado de 24 de dezembro, 
assim concluiu uma nota a respeito da receptividade do 
periodico: "Se o povo nos ajudar, ate fevereiro, o mais tardar, 
teremos uma tipografia, pois atualmente a impressao de 350 
exemplares desta folha nos custa 90$000. 

Nao foi possivel continuar? (Bib. Pub. do Est.). 

ROSEIRAL - Orgao Oficial das Escolas Reunidas Antonio 
Marques - Estreou no dia 7 de abril de 1944, com quatro 
paginas de papel alma90, manuscrito e copiado em hectografo. 
Diretora - Maria Ina Alves; gerente - Terezinha de Sena Melo, 
logo na edifSo seguinte substituida por Maria Lindalva da 
Concei?ao. 

A publica^ao seguiu-se, regularmente, cada mes, inserindo 
literatura infantil, noticiario esoolar e desenhos ilustrativos 
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perpccrados pelos estudantes mirins. Ultimo avistado foi o n® 7, 
do mes de outubro. (Dept° Cultural da SEEC) 

CORREIO DA ESCADA - Orgao Informativo e 
Noticioso - Entrou em circula9ao a 4 de maio de 1948, 
obedecendo ao fomiato de 40 x 30, com quatro paginas a cinco 
colunas de composi^ao Diretor - Joao Gabriel de Souza. 
Dispondo-se a sair mensalmente, instalou reda9ao na rua 
Floriano Peixoto, 54. Assinatura: ano - Cr$ 12,00; semestre -
Cr$ 6,00. Preifo do exemplar - Cr$ 1,00. 

Mais uma tentativa para manter "a sua imprensa honesta, 
criteriosa"- dizia o editorial de abertura - "O Correio da Escada 
sera o interprete do povo desta legendaria cidade, pugnando 
sempre pela realiza^ao de suas justas aspirafoes". Esperava, 
com a ajuda dos escadenses, ter "vida longa e proveitosa". 

Alem de ponderavel noticiario e cerca de uma pagina de 
reclames e comerciais, a edi^ao inseriu artigos assinados por 
Carlos Augusto Pereira da Costa, J. Carios, S. Ribeiro e GuUver, 
autor de "Perfil" (Bib. Pub. do Est). 

Nao encontrados outros comprovantes, publicaram-se, 
todavia quatro ou cinco mimeros. 

A RAZAO - Apareceu no dia 23 de novembro de 1952, 
em formato de 32 x 23, com quatro paginas de quatro colunas. 
Imprimiu-se em papel acetinado de cor, nas oficinas da Editora 
Grafica do Recife. Diretor-Responsavel - Amaro de Arruda 
Cabral. 

Muito concisa foi a nota de abertura, firmada pelo diretor 
e assim concebida: "Ha muitos anos, a nossa velha Escada vinha 
sentindo a falta de um jomalzinho Agora, um leigo, sem os 
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necessarios recursos, num arrojo de boa vontade, vem 
apresentar o simpatico mensario, para geral satisfa^ao. 

''A Razao foi feita para, como orgao independente e 
noticioso, primar pela grandeza da terra e incentivar a nova 
gera^ao. Nao tem cunho politico e nem a serventia de macular 
ninguem". 

Logo na segunda edi^ao, passou ao formato de 48 x 33, 
paginas a seis colunas de composi^ao e atraente aspecto, mas 
impresso em papel branco, normal. Essencialmente, noticioso, 
adotou as sefoes "Religiao", "Sociais", "Cinema", "Policia", 
"Desportos" e "Camaval; mais a de variedades "Voce sabia?" e 
notas soltas. 

Jomal bem feito, circulou com absoluta regularidade, 
meses adiante, focalizando os temas mais palpitantes da cidade, 
em editoriais e reportagens servidas de fotogravuras. A par da 
colabora^ao constante da cronista Rute Jatoba, enquanto Amida 
Cabral assinava poesia, prosa, desenhos ilustrativos e charges, 
inseria produ^oes de Ari Santa Cruz, Juraci da Costa Rocha, 
Severino Ribeiro de Melo, dr. Sotero de Sousa, Adige 
Maranhao de Barros, J. Almeida, Carlos Augusto Pereira da 
Costa, autor das "Notas para a historia da Escada"; Getulio 
Andrade, Stenio Leite, Valdeci Tenorio, Jose de Souza Leao 
Wanderley, Ze Carlos, Luiz Val^rio Dutra, Raul Wanderley, 
Carmencita Ramos Cavalcanti e outros. Paulo Germano fomecia 
ao leitor alguns versos matutos. N3o faltava, em meio a materia, 
a necessaria quantidade de aniincios. 

Edipoes especiais foram as de novembro de 1953 e de 
1954, contendo seis e oito paginas, respectivamente, 
comemorativas do primeiro e do segundo aniversario d*A 
Razao, repletas de sauda^Ses e artigos encorajadores. 
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Sem altera^oes na dire9ao e na forma, mantida a linha 
inicial, o penodico atingiu dezembro do segundo ano 
mencionado, completando, ate ai, 26 numeros publicados^^* (Bib. 
Pub. do Est). 

EXU 

O ARARIPE - "Com este titulo se come^ou a publicar no 
Exu um pequeno jomal, redigido pelo sr. Antero Augusto P. de 
Alencar e que e orgao do Partido Conservador da localidade". 

Segue-se a informa9ao acima, extraida do diario recifense 
O Tempo, edi^ao de 10 de julho de 1884, a transcri^ao do 
topico abaixo, do editorial de apresentagao da folha sertaneja: 

"O nosso programa, do qual jamais nos apartaremos, e 
defender, leal e denodadamente, as grandes ideias do nobre, 
patriotico e historico Partido Conservador, franqueando as 
nossas colunas a todos aqueles que nao se afastarem do fim que 
temos em vista, ja acima manifestado". 

Nao encontrada qualquer outra noticia d'O Araripe, nem o 
registrou Alfi-edo de Carvalho, nos "Anais da Imprensa 
Periodica Pemambucana - 1821/1908". 

O EXUENSE - Jomal Literario, Humoristico, Noticioso e 
de Interesse Comercial - circulou o primeiro numero no dia 30 
de Janeiro de 1910, em formato de 23 x 15, com quatro paginas 
a duas colunas de composi9ao Diretor - J. Bruno; redatores -
"diversos". Impresso em tipografia propria, para sair todos os 
domingos, assinava-se a 0$600 por mes. 

Sucinta nota de apresenta?ao dizia entrar na li?a despido 
"de qualquer interessse politico ou religioso". Todavia, era 

^̂^ Proseeguiu em 1955. 
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republicano e patriota fervoroso. Esperava, em breve, aumentar 
o formato. 

Divulgou cronica literaria de Bastos Morais, completando-
se com noticiario e variedades (Bib. Pub. do Est). 

Embora a inexistencia de outros comprovantes, a 
publica<;ao prosseguiu A Provincia. do Recife, noticiou, em sua 
edi^ao de 9 de abril do mencionado ano, haver recebido, pela 
primeira vez, O Exuense, que tinha como redator-chefe J. Bruno 
e gerente Julio de Sousa Alencar. 

MENSAGEIRO ESCOLAR - OrgSo dos alunos do Gnipo 
Escolar Barao de Exu - Raros exemplares existem arquivados. O 
n^ 1, ano IV, circulou em setembro de 1951, com quatro paginas 
de papel almato, manuscrito e copiado em maquina 
hectografica. Sua materia constituia-se de literatura infantil, 
desenhos escolares e noticiario. 

Do ano de 1953 restam as edi^oes de abril, de maio e de 
junho, obedecendo a identico ritmo, constando do cabe^alho: 
diretor - Lourival Rodrigues de Oliveira; redatora - Maria do 
Socorro Xavier Sampaio (Dept. Cultural da SEEC). 

FLORESTA 

ALTO SERTAO^^* - OrgSo Catolico da Diocese de 
Floresta - Entrou em circula^ao no dia 1 de julho de 1914, em 
formato 48 x 30, com quatro paginas de quatro boas colunas. 
Diretor - padre angelo Vieira Sampaio, gerente - professor 
Cosme da Silva Miranda, funcionando a reda?ao e oficinas no 
Palacio Episcopal. Assinaturas: anual - 5$000; semestral -
3 $000, mediante pagamento adiantado, medida tambem vingente 

*̂̂  NSo mencionado no livro "Letras Cat61icas em Pemambuco", do conego 
Xavier Pedrosa. 
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para as publica96es solicitadas e anuncios. Pre^o do exemplar -
0$100. 

Segundo um artigo de apresenta^ao, o aparecimento da 
gazeta objetivava um ideal, consubstanciado numa "viva 
manifesta^So de progresso, de utilidade palpitante". A edi?ao 
dada a publico era "um tentame, a titulo de experiencia da 
engenhosa maquina PedaJete, adquirida na Europa. 

Passando a desenvolver o programa, escreveu o 
editorialista: "O Alto Sertao compromete-se a nunca extemar 
opiniSo propria sobre politica, sobretudo local, e portar-se-a 
nesta materia como simples narrador, o que nao obsta a 
manifesta^ao do pensamento alheio na parte ineditorial". 

Esfor9ar-se-ia por ser util e infomiante, obedecendo a 
orientafSo "genuinamente catolica". E acrescentou: "A nossa 
folha visa, entre seus fins, o desenvolvimento da mocidade". 
Para isto abria uma se^ao para os iniciandos nas letras. 

A par do noticiario correspondente ao dia festivo do 
Sagrado Cora9ao de Jesus, logo na edi^ao de estreia apresentou 
co}abora93o, que continuaria a ocorrer, de Ramos da Silva e 
Silvino Silvio (pseudonimo do bispo Augusto Alvaro da Silva), 
ambos autores de soneto; Alda Linhares (cronicas enviadas do 
Recife); Olivia Meneses (tradu^oes); C. C, abrindo longa serie 
de "regras de etiquetas", e o Tipografo. cuja primeira cronica 
pedia desculpas das deficiencias graficas do jomal. 

Assim prosseguiu Alto Sertao, abrindo sempre as edi^oes 
com magistrals artigos de redagSo O noticiario geral trazia o 
titulo "De perto e de longe". Criou-se a coluna dupla "Ensaios 
literarios", que inseria prosa e verso, sobretudo dos alunos do 
Instituto Pio X. 
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Foram outros colaboradores, pelo tempo afora: Paulo 
Sem, Afonso Ferraz, Hidebrando Meneses, A. T O.; Silvio (o 
mesmo D. Augusto), com a cronica ligeira "De Palanque"; padre 
Anchieta Callou, Oscar Sampaio, Correia da Cruz, N. P., Jiilio 
Tapajos, P. J L., Lucio, Chrispo. V B. P., Marcus Vinitius 
(travesti do medico Olimpio de Meneses), Alvaro Ferraz, 
Rogerio, AJ, Flavio (outro pseudonimo do bispo diocesano), 
Tecusa, Manuel Cirilo, etc. 

O bem feito semanario catolico inseria servi^o telegrafico 
do pais e, particularmente, do Recife; "Expediente do Bispado"; 
"Se^ao Charadistica", a cargo de Proteu (Andre Sampaio); 
"Indicador"; atos oficiais da Prefeitura e cerca de uma pagina de 
anuncios. Ja no ultimo ano, iniciou um folhetim (edi^ao de 6 de 
maio de 1916), com "O patinho azul", de Renato Bazim, numa 
"tradugao especial". 

A publica9ao seguiu-se em 1915, existindo comprovantes 
ate o n° 55, de 24 de julho. Dai passa para o n'' 61, de 8 de 
Janeiro de 1916, lendo-se, no editorial de abertura, que iniciava 
nova fase, "sob a egide protetora" do bispo d. Jose de Oliveira 
Lopes, substituto de d. Alvaro Augusto da Silva, fundador do 
Alto Sertao. 

Sem mais constarem do cabe^alho os nomes dos 
dirigentes, so no n^ 67 apareceu o do novo diretor - padre Jose 
Landim, ao qual veio juntar-se, no n° 97, o do padre Jose de 
Anchieta Callou, na qualidade de secretario. 

Prolongou-se a existencia ininterrupta do jomal ate, pelo 
menos, 28 de novembro de 1916, quando circulou o n"* 104, ano 
III (Bib. Pub do Est e Bispado de Pesqueira).^^^ 

*̂̂  A cole< ô da Biblioteca Publica do Estado, com algumas falhas. atinge 
apenas o n° 97, de 7 de outubro de 1916. 
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A FOGUEIRA - O que e bom dura pouco - Ano unico, rf 
unico, circulou a 23 de junho de 1916, no formato de 29 x 21, 
com quatro paginas a tres colunas de 14 ciceros. Redatores -
Olimpio de Meneses, Afonso Boiadeiro, Afonso Ferraz e S. 
Aquino; gerente - L. B Filho. Trabalho grafico das oficinas do 
Alto Sertao. 

Lia-se no editorial de apresentagao: ''A Fogueira vem hoje 
reunir-se as outras fogueiras; sua luz, porem, e porventura mais 
bnlhante e o seu calor mais suave; nas fagulhas de suas letras e 
nas labaredas de suas colunas certamente encontrar-se-a mais 
irradiagao que no vermelho braseiro da lenha consumida". 

Garantia poder entrar em todos os lares, sendo sua materia 
constituida de "muito chiste, historietas, contos e versos 
humoristicos'\ 

Honrou a primeira pagina o soneto "Noite de Sao Joao", 
de Olavo Bilac, e as demais materias obedeceram ao enunciado, 
lendo-se cronicas de Estrelinha (Olimpio de Meneses); Reporter, 
Gil e Xisto Misto: versos ligeiros de Alda Linhares, Joao 
Januario, Myriem Blanc-Chateau, Profeta (ainda Olimpio de 
Meneses); K. Tita e Levino: "Telegramas"; prosa humoristica de 
Hierofante e Fjau, etc., tudo referente ao tema sanjuanesco (Bib. 
Pub. do Est). 

A FLORESTA - Qrgao dos alunos do Gmpo Escolar Julio 
de Melo - Fundado em 1943, circulou o n° 3, ano II, no mes de 
setembro de 1944, com quatro paginas de papel alma^o, 
manuscrito e copiado em maquina hectografica. Diretora - Maria 
Anita Meneses, gerente - Serafim F. Ferraz Filho. Foram 
pubHcadas excepcionalmente, em outubro, duas edi96es: nos 
dias 12 e 30, divulgando-se o n° 6 no mes de novembro. Materia 
constituida de literatura infantil e noticiario escolar, com 
ilustra^oes a lapis de cor. 
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Suspense, o jomalzinho so voltou a li^a em 1953, ano III, 
do qual restam comprovantes dos n^s. 7, 9 e 10, 
correspondentes aos meses de junho, setembro e outubro, 
obedecendo ao feitio e programas anteriores. Nova tumia 
responsavel: diretor - Djair Novais; redator-secretario - Nivaldo 
Ferraz; tesoureiro - Joao Ferraz Filho. 

Ainda se publicou A Floresta durante o ano de 1954, ano 
rV, edi^oes seguidas de fevereiro a outubro, omitido, porem, o 
corpo redacional (Dept. Cultural da SEEC). 

A COROA DE FRADE - Orgao da Escola Tipica Rural 
Vaijota - Estreou sua publica^ao - n° 1, ano I - em agosto de 
1953, manuscrito e copiado em hectografo, com quatro paginas 
de papel almafo. Diretora - Antonia Neuza de Sa; redatores - os 
alunos. Divulgou materia ligeira, constante de literatura infantil e 
noticiario escolar-ruricola. 

Nao encontrados exemplares em continua^So (Dept. 
Cultural da SEEC). 

SANTELMO - Orgao da Escola Tipica Rural Carqueja -
Identico ao precedente, dele so foi possivel manusear um unico 
comprovante: o n̂  13, ano III, de 28 de outubro de 1954. 
Dire^ao de Nercisa Lopes; redatores - Mozart Xavier, Aliete 
Sousa e Aldemira Sa (Dept. Cultural da SEEC). 

FREI CANECA 

A NOTA - Ouinzenario Ilustrado - Inexi^^ites 
comprovantes das duas primeiras ediQfies, publicou-se o n̂  3, 
ano I, a 4 de outubro de 1915, formato de 31 x 22, com quatro 
paginas de tres colunas. Redator-chefe - P. Amaral; redator-
secretario - C. Carvalho; gerente - D. Borba. Impresso na 
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Oficina do Correio do Norte, no Recife, assinava-se a 1$500 por 
trimestre, mediante pagamento adiantado. 

Da edi^ao em apre^o, a primeira pagina foi ocupada por 
um cliche do govemador do Estado, general Dantas Barreto, 
seguindo-se, na segunda, editorial encomiastico. 

Tres unicos numeros foram avistados e manuseados. Neles 
escreveram: Jolima ou J. C. Lima, o sonetista; Rui Frank, Andrio 
Nidoto, Larama, Fotografo, com os perfis "A luz da Lua"; 
Dudu, autor do "Perfil do Urucubaca"; Falante, o da "Cronica 
quinzenal"; Del e Tenente, este responsavel pela segao "Passa-
Tempo", de charadas, C. Carvalho e Soriano Neto. 

Jomal, portanto, de carater literario e humoristico, abriu, 
tambem, o n̂  4, um concurso de beleza feminina e manteve "A 
Nota no lar". 

O n"" 5 circulou no dia 31 de outubro (Bib. Pub. do Est). 

O AMIGUINHO - Mensario "humoristico, critico, 
apologetico e literario", era dedicado as crian^as do Colegio 
Orfanologjco Sao Joaquim, cuja vida procurava retratar e 
distrair". Foi "fundado em 1919, pelos padres Jose Selva e 
Nestor Alencar e pelo sr. Rossi Primo, tendo suspendido a sua 
publica9ao em fins do ano de 1924". Inseria "paginas 
escolhidas" do padre Nestor Bartolomeu de Alencar, que 
tambem se ocultava sob pseudonimos varios, inclusive Bertoldo 
e Gon9alo Mau (Cf "Letras Catolicas em Pemambuco" do 
Conego Xavier Pedrosa). 

GAMELEIRA 

O TUPY - Hebdomadario Literario e Noticioso -
Apareceu no dia 7 de maio de 1908, em formato de 35 x 22, de 
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tres colunas, com quatro paginas. Estabelecido com reda9ao, 
escritorio e oficinas proprias a rua Dr. Aquilino, 5, e de 
"propriedade de uma Associa^ao", tinha como gerente Antonio 
Vieira de Melo. Assinava-se a 5$000 por ano e 0$500 por mes, 
custando 0$100 a linha de aniincio, que era gratis, ate dez linhas, 
para os assinantes. 

Nao sendo "amparado pelo saber de ilustre corpo 
redacional" - dizia longo artigo de apresenta^ao - "O Tupy e 
uma pequena planta que cresce ao lado das grandes arvores, e 
uma florinha humilde que desabrocha no vasto jardim da 
imprensa indigena, e um novo combatente que surge na arena do 
jomalismo para combater os bons combates do pensamento. 
Puramente literario e noticioso, O Tupy faz hoje a sua estreia, 
trazendo as suas sinceras e justas sauda96es as autoridades 
administrativas e judiciarias deste municipio; ao revmo. paroco a 
quem estao confiados os destinos espirituais desta freguesia; a 
todos OS seus leitores, e se acolhe sob o riso protetor de suas 
belas leitoras, esses anjos tutelares que sao o encanto de nosso 
lar, a algria de nossa vida, o amparo de nossa velhice. Sem ser 
filiado a nenhum partido, O Tupy se esquivara de tratar de 
assuntos politicos..." 

Surgindo com desagradavel feî So grafica, e mal impresso, 
as letras do titulo gravadas em madeira, o pioneiro da imprensa 
gameleirense cumpriu o programa anunciado, incluindo notas 
humoristicas e uma pagina de aniincios, tendo como 
colaboradores: Armando Martins^ Marcos, Leo Leal, com a 
"Cronica"; Silva Selva, A. de Morais, Poti, Tupan, Petromo, 
Caio, R. Arelanos, Otaviano Chaves, Panfuncio Koq. Piereck 
2a., com os "Instantaneos"; Augusto M. de Holanda; Ze RomSo. 
com as "Solfas e solfejos"; Honet, etc., assinaturas que se 
revezavam e se substituiam. Houve, tambem, uma se^ao de 
Charadas; criaram-se concursos "de Bondade" e "de Beleza". 
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Terminado o ano com o n"̂  34, de 20 de dezembro, 
continuou a numera9ao a 14 de Janeiro de 1909, e as paginas do 
jomal passaram a ter quatro colunas, naturalmente mais estreitas 
e inesteticas, uma vez que se manteve o mesmo tamanho. Entrou 
para a tabela de assinaturas nova parcela; semestre - 1$500. A 
"Cronica" teve novo autor - Marcos Aureo, depois substituido 
por Jacques Maltez e este por Serrano. Manuel Ferreira Diu 
escreveu a se^ao "Semibreves" e, as vezes, sonetos, seguiram-se 
meses afora, outros colaboradores, a saber: Auto Alro. Senior 
de "Palanque"), Bento Berilo Uchoa, Olimpio Ronald, Adelmar 
Tavares, Gil, com "A situa^ao agricola", Gris Filho e tantos 
outros. 

O n*̂  46, de 8 de abril, apresentou-se com tipagem nova e, 
portanto, melhor aspecto material, ao mesmo tempo que 
entraram a figurar, no cabe^alho, os nomes dos redatores: 
Caetano Correia de Queiroz Monteiro (prefeito do municipio) e 
Agripino Tirso Nogueira Lima Quiz municipal). Depois, a 7 de 
maio, uma edifao extraordinaria de seis paginas comemorava o 
primeiro aniversario da folha. Nessa edi^So iniciava Theo-Tonio 
uma serie de "Cartas" ao "Carissimo sr Gueiros", combatendo o 
Protestantismo. 

A partir do rf 57, de 24 de junho, O Tupy aumentou um 
pouco o formato, continuando, embora, graficamente, mal 
confeccionado; e, na edi^ao de 12 de agosto, juntava-se ao 
corpo redacional o nome de Pedro Eloi Pereira Calado, que 
vinha sendo um dos mais assiduos colaboradores, inclusive com 
a cronica semanal "De Leve". 

Prosseguiu a publica9ao regularmerife, dando a eitampa o 
n** 75, que foi o ultimo, no dia 28 de outubro de 1909 (Arquivo 
Publico Estadual). 

57 



A LUCTA - Hebdomadario Literario e Noticioso - O n"̂  1, 
ano I, circulou a 27 de mar^o de 1910, em formato de 36 x 24, 
com quatro paginas de quatro colunas, impresso na tipografia 
d'O Tupy. Diretor-proprietario - Samuel Ramos, funcionando a 
reda9ao na rua da Concordia, 6. Assinaturas: anual - 5$000; 
mensal - 0$500. 

"O seu programa - lia-se no artigo de abertura - sera 
firmado na Literatura, nos interesses locais, e nao afastar-se-a da 
orienta9ao politica que tSo dignamente dirige esta cidade". 

Editao modesta, inseriu colabora^ao de Antonio Pinto e 
Antonio Soares; soneto do diretor; noticias sociais e quase duas 
paginas de aniincios. 

Faltam informagoes sobre a continuagao (Bib. Pub. do 
Est.). 

O AMIGO - Semanario Noticioso e Literario - Entrou em 
circula9So a 23 de fevereiro de 1911, em formato de 26 x 18, 
com quatro paginas, uma das quais (de aniincios), com duas 
colunas normais, e as outras com tres, de apenas oito ciceros. 
Propriedade de uma "Associa^ao", apresentou como redator-
secretario Porfirio Chaves, o qual, todavia, so figurou na edifSo 
de estreia (ha duas poesias por ele assinadas), e o unico nome 
que veio a constar do Expediente, a partir do n° 4, foi o de 
Antonio Vieira de Melo, como gerente, cargo em que 
permaneceu ate o fim. Impresso na tipografia d'Q Tupy. a rua 
11 de agosto, 14, assinava-se a 1$500 por trimestre e 0$500 por 
mes. 

Lia-se no artigo-programa: "Amigo da situa^ao, sem 
atacar os adversarios; fiel servidor da Religiao Catolica, nada 
admito que possa ofender nem ao menos de leve ou 
indiretamente a sua doutrina, os seus ritos, os seus ministros. 
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Amigo da familia, nos meus cavacos nao tern acolhimento 
OS ditos com pretensoes de espirituosos que vao ofender a 
moralidade piiblica ou privada". 

Jomal leve, de feigao modesta, circulou regularmente, 
focalizando, em comentarios ou noticiario, os acontecimentos do 
municipio e da cidade, divulgando literatura, em prosa e verso, 
atraves de constantes transcrifoes de nomes celebres, so 
raramente aparecendo um artigo de Paulo de Aguiar ou uma 
cronica de Cabeyao ou Phebo, variando com as charadas, a 
cargo de K. C. T., ou algumas anedotas, sem faltarem as 
"Solicitadas", excluida a pagina de anunicios que so apareceu 
nas tres primeiras edi^oes. A partir do rf 28, as paginas foram 
alteradas para o regime de duas colunas normais. 

O Amigo, que viera a ter como redator o juiz Agripino 
Tirso Nogueira Lima, publicou-se ate 29 de outubro, quando 
saiu o 36° e ultimo numero (Bib. Pub. Est.). 

A CIDADE - Semanario Literario e Noticioso -
Encontrados dois unicos comprovantes: o n® 11, de 8 de 
novembro de 1914, e o n° 20, de 10 de Janeiro de 1915, 
correspondentes ao ano I, em formato de 26 x 16, com quatro 
paginas de tres colunas estreitas. Gerente-proprietario - Antonio 
Vieira de Melo. Tabbela de assinaturas: trimestral - 1$000; 
mensal - 0$400. Impressao da tipografia d'O Tupy. 

Divulgava noticiario, "Segao Charadistica", a cargo de 
Traquinas: colabora^ao de K. Duceu, K. do Monte, V. P. e 
Nolasco, autor do comentario "Na rua", etc. (Bib. Pub. Est). 

A Cidade publicou-se ate o tf 33, de 11 de abril de 1915, 
consoante artigo de Augusto M. de Holanda, n'Q Trabalho de 
02dejulhode 1919. 
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O TRABALHO - Orgao Noticioso e Independente -
Iniciou-se a 2 de julho de 1916, em formato de 30 x 19, com 
tres colunas estreitas e quatro paginas, impresso em oficina 
propria*'*, situada, com a reda<;ao, a rua Barao de Lucena, 7. 
Diretor-proprietario - Joao Avelino Barbosa, redator-chefe -
Amadeu Aroucha. Assinaturas: trimestral - 1$500; mensal --
0$500. Anuncios, sob ajuste; "Solicitadas"a 0$160 por linha, 
mas 0$100 para os assinantes. 

Lia-se no artigo de apresenta^ao; "No caminho que 
teremos de palmilhar, muitos serao os espinhos que nos farao 
sangrar os pes, assim como muitas serao as rosas que virao 
macadamizar este mesmo caminho". 

O jomal seguiu o seu rumo de semanario noticioso, aqui e 
acola largando uma "Pitada .." (quadra humoristica), divulgando 
a cronica "De palanque", por Senior: comentarios ligeiros sobre 
temas locals e, a partir de 7 de setembro, a colaboratao, em 
artigos ou poesias, de Augusto Mendes de Holanda, que se 
manteria perene. Apareceram outros colaboradores, como Jose 
Francisco dos Santos, Joao Virgilio GalvSo, Niceas Filho, 
Nestor Varejao, dos mais assiduos, assim como o poeta e 
cronista Fenelon Barreto. 

Ainda em dezembro do primeiro ano retirou-se o redator-
chefe, lugar nao preenchido. Em Janeiro de 1917, mudavam-se 
as instala^oes para arua 11 de agosto, 62; em dezembro, para a 
rua da Concordia, 4; em outubro de 1918, para a rua 13 de 
dezembro, 1; em agosto de 1919 voltaram para a Barao de 
Lucena, terminando, a partir de maio de 1920, na rua Floriano 
Peixoto, 7. 

^̂^ A tipografia foi a mesma, e primitiva, em que se imprimiu OTiq;)y. 
seguido de outros jomais, at6 A Cidade. comprada por JoSo Avelino. 
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A assinatura trimestral subiu para 1$500 em Janeiro de 
1917 e, em abril de 1918, acrescentou-se-lhe a parcela de 
anualidade, estabelecida em 5$000, aumentada, em Janeiro de 
1919, par 75000, passando o trimestre para 25000. So no fim 
desse ano ocorreu a venda avulsa, a 200 reis o exemplar 

Inseria raros anuncios. A partir do segundo ano e que 
aumentaram pouco a pouco, ate completar-se uma pagina. Job 
passou a assinar a se^ao "Charadas" Outros colaboradores: 
Natanael Marinho e Mario M. de Holanda. 

A primeira edigao extraordinaria ocorreu a dois de julho 
de 1917, data do primeiro aniversario do semanario, que saiu 
com seis paginas, impresso em papel melhor, com cliches, no 
frontispicio, do propietario e dos colaboradores efetivos: 
agricultor Augusto de Holanda e quase bacharel Nestor 
Cavalcanti de Carvalho Varejao. O evento foi saudado, em 
artigos, por eles e por Joao Virgilio Gralvao (versos), Claudio e 
Hibemon Borba, que sugeriu aos gameleirenses: "...ergamos as 
nossas vozes e entoemos um hino de gloria a este paladino do 
bem". Por sua vez, escreveu a reda9ao: "Embora vencendo mil 
obstaculos e enfrentando temiveis inimigos, ele (O Trabalho) 
tern, com o sacrificio da propria vida, cumprido os seus deveres 
e realizado o seu belo programa'\ 

Em 1918 vinha a se?So "Fotografias", com a assinatura de 
Kodak e, depois do concurso de simpatia, criava-se outro, em 
abril, de elegancia feminina. Ocorriam, tambem, notas ligeiras, 
como "Senhorinhas do meu camet" e "Rapazes do meu camet". 

So na edi^ao de 12 de outubro de 1919 entrou para o 
cabe^alho o nome do redator Augusto M, de Holanda, 
comentarista de boa marca, que era, realmente, a alma 
intelectual do periodico, ocupando-se de assuntos diferentes, 
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enquanto Jo^o Avelino, o proprietario, acumulava a gerencia e 
era o proprio tipografo, revisor e impressor. 

Raros outros colaboradores surgiram ainda, a salientar 
Jose Teofilo, que focalizava temas agricolas; Visconde de 
Athaide, Moacir e Jardim de Oliveira. Mesmo porque, nSo havia 
problema, nesse sentido, para o Jomal, que tinha a sua pagina de 
noticias e outra de anuncios, completando-se com dois artigos, 
as vezes, de Mendes de Holanda; outras vezes, dele e do 
advogado Nestor VarejSo, mais uma poesia de Fenelon Barreto, 
de Palmares, ou de Virgilio Galvio (no principio) ou do proprio 
Holanda. 

Transpondo outro ano (seis paginas nas se^des de 
aniversario), O Trabalho, que se orgulhava "de ser livre, na 
manifesta9ilo do pensamento, como o mais livre dos orgdos de 
toda a America Latina", encerrou sua existencia inintenrupta 
com o n̂  52, de 26 de dezembro de 1920. Anunciara, entretanto, 
que ficava, apenas suspenso, ate que conseguisse numerario para 
aquisi9§o de nova tipagem com que melhorar a fei^io material. 

Encetando nova numera9ao cada ano, publicaram-se ao 
todo 230 editSes (Bib. Pub. Est.).̂ ^^ 

O CIGANO - OrgSo do Clube Camavalesco Ciganos 
Estrangeiros - O n̂  1, ano I, circulou a 3 de mar^o de 1919, em 
formato de 22 x 16, com quatro paginas de duas colunas, 
impresso nas oficinas graficas de JoSo Avelino, ou seja, d'O 
Trabalho. 

Ze Cigano assinou o artiguete de abertura, alertando os 
gameleirenses para as "delicias gostosas dos festejos de Momo". 

'̂̂  Colê do com lacunas. 
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Seguiiam-se notas ligeiras, itinerario do clube, "Pauladas de 
cego", "Piadas inocentes", etc. 

Outra edi^ao d'O Cigano saiu no dia 15 de fevereiro de 
1920 - ano n, n"" 1 - obedecendo a dire9ao de Marcos Cesar. 
Inseriu materia variada, em composi9ao batida, de carater 
camavalesco, com algumas doses de bom humor. 

Nao voltou a publicar-se (Bib. Pub. do Est.). 

A GAZETINHA - OrgSo semanal, surgiu a 5 de junho de 
1921, no formato de 30 x 19, com quatro paginas de tres 
colunas, impresso em oficinas proprias, situadas, junto a 
redafao, na rua Floriano Peixoto, 9. Dire9§o de JoSo Avelino 
Barbosa. Assinava-se a 10$000 por ano ou 3 $000 por trimestre. 
As publica^oes solicitadas custavam 100 reis por linha para os 
assinantes e 200 reis para as demais pessoas. 

Substituto d'O Trabalho, dizia o editorial, "Nosso 
programa", "tudo fazer, tudo envidar, dentro de suas fiin^oes, 
pelo progresso de Gameleira", pois esse era "o programa de 
todos OS seus bons habitantes''. 

De fei^ao modesta, igualmente ao seu antecessor, mas 
bem redigido, circulou com regularidade, inserindo 
substanciosos comentarios, noticiario, atos oficiais da Prefeitura 
e mais de uma pagina de anuncios. De principio adotou as 
se^des "Rebeliscando", por JoSo das Estradas, o mesmo Jose 
Veloso Filho que assinava poesias; "Semana amorosa", por Ve 
Tudo (pseudonimo de Francisco Odon do Nascimento 
Brasileiro); "Perfil", por Moreno; "Se^io Charadistica", a cargo 
de JoSo Ninguem, e um concurso de simpatia feminina. 

Assumindo carater politico, o periodico, a par de editorials 
sobre temas economicos de interesse regional, como os 
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problemas agro-industrial a?ucareiro e da Great Western (atual 
Rede Ferroviana do Nordeste), focalizou a campanha da 
sucessao presidencial, apoiando a candidatura de Nilo Pe9anha 
e, no ano seguinte, dando cobertura favoravel a candidatura Jose 
Rufino Bezerra Cavalcanti a sucessao govemamental do Estado, 
com apoio, em artigo assinado, de Nestor Diogenes. 

Por motivos politicos, no dia 2 de junho de 1922, um 
malfeitor penetrou nas oficinas d'A Gazetinha, armado, 
amea9ando quantos ali estavam e, dizendo "cumprir uma 
ordem", empastelou a composi93o em ponto de paginar e fugiu 
com OS bolsos cheios de tipos. O atentado foi atribuido ao fato 
de a dire9ao da folha haver-se negado a divulgar uma 
"soiicitada" na qual se atacava o prefeito Edgar Teixeira Leite. 

A unica edi9ao de seis paginas ocorreu a 15 de novembro, 
ao ensejo do transcurso do segundo aniversario da 
administra9ao municipal, cujo titular foi homenageado nas duas 
paginas do centro, com cliche e longo panegirico. 

A par da materia redacional, o semanario inseria 
colabora9ao esporadica de Samuel Falcao, Humberto Simas, 
Fenelon Barreto, Costa Filho, Oscar Meyer, Leonam Ojuara e 
raros outros. 

Tendo circulado 30 vezes em 1921, iniciou-se nova 
numera9ao em 1922, quando terminou a existencia d'A 
Gazetinha, com o n̂  53, de 31 de dezembro (Bib. Pub. do 
Est.y^ .̂ 

O ESTIMULO - OrgSo Literario e Noticioso - Come90u a 
publicar-se no dia 28 de Janeiro de 1923, em formato de 30 x 19, 

^̂^ A cole9So d'A Gazctinha e, igualmente, as d'O Trabalho e d'O Estimulo 
foram presenteadas pelo joraalista Jo3o Avelino ao autor desta obra, o qual, 
por sua vez, as doou k Biblioteca Publica do Estado. 
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com quatro paginas de tres colunas estreitas, igualmente a A 
Grazetinha, a que sucedeu, imprimindo-se na mesma tipografia, 
instalada, com a reda^ao, na Floriano Peixoto, 9. Diretor - JoSo 
Avelino; redatores - Francisco Dias Noronha e Arcelino Lins. 
Assinaturas: anual - 10$000, trimestral - 3$000 e "Solicitadas" a 
200 reis por linha. 

Circulando regularmente, cada semana (n3o restam 
ccomprovantes dos primeiros numeros), o n° 35, de 23 de 
setembro, ja nao mencionava nomes de redatores, mas apenas: 
diregao e propriedade de J. Avelino & Cia. Esse apendice veio a 
desaparecer no segundo mes do ano n, sem verificar-se mais 
altera^ao de nomes, no cabegalho, ate o fim. Ao mesmo tempo, 
foram acrescidos dois centimetros no formato do jomal. 

Mantido o programa tra9ado, reafirmou-se O Estimulo no 
seu rf 3, ano II, de 27 de Janeiro de 1924, comemorativo do 
primeiro aniversario, quando escreveu o editorialista: "Ao lado 
dos principios da Justipa e do Direito, estaremos ao lado da 
legalidade, prestigiando a autoridade constituida. Interesses 
politicos n§o os temos, desde que ainda nao fizemos profissSo 
de fe por nenhum dos partidos politicos existentes no Estado". 

A par de noticiario constante, editorial, concurso de beleza 
feminina, Atos da Prefeitura, "Solicitadas" e anuncios, o 
periodico manteve nos primeiros anos, as se^Ses de comentarios 
"Ao correr da pena", por Moacir Jota: "Cavacos", por J. Serio: 
e "Dois dedos de prosa", por XX 2^. tres pseudonimos de 
Francisco D. Noronha; as vezes, "Ditos inocentes", por J. 
Avelino; "Varias", e a colaborafSo de JoSo Virgilio Galv^o, 
Costa Filho, Luiz Patriota, A. Lins, Narciso Augusto Azevedo, 
Amaro de Barros Wanderley, inclusive com o pseudonimo 
Conde d'Alem Mar: Amadeu (Diniz) Aroucha, que escrevia 
"Pontos de Vista"; Juvencio Neiva, Waldemar Lopes e 
Garotinho. ambos de SSo Benedito (hoje Iraci), municipio de 
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Quipapa, Hibemon Borba, etc., todos, porem, de carater 
bissexto. 

Nao era facil o caminho percorrido pelo O Estimulo, no 
tocante ao setor financeiro Cada ano, a dire^So solicitava os 
bons oficios dos assinantes relapsos. Na edi^ao de aniversario de 
1927, dizia o artigo redacional: 

"Que nos apare^am os que queiram nos ajudar a 
prosseguir na Jornada ingrata da Imprensa e vistam, como nos, a 
tunica de Nessus, para que se sintam com a coragem dos fortes 
combatentes, e... deixem cochichar os zoilos que se arvoram em 
criticos em nome de falsos conceitos". 

Em 1926 comegara a colabora^ao de Humberto Simas, 
com o comentario "Retrospecto", de Femao Roiz, aparecido 
com o "Block Notes". O primeiro deles, travou polemica, no 
ano seguinte, sobre temas de ensino, com Francisco D. Noronha, 
ambos professores Outro debate deu vida as paginas do orgao, 
ainda em 1927, entre o pastor protestante Ageu Silva (Palmares) 
e o lider catolico Aristeu Cabral (Recife). 

Para melhorar as finan^as da empresa, foi aumentado, em 
1928, o pre^o da linha de composi^ao, nas "Solicitadas", para 
400 reis, e as assinaturas anual e trimestral subiram para 12$000 
e 3$500, respectivamente. lam-se altemando e, na maioria dos 
casos, substituindo-se os colaboradores. Apareceu, entio, 
Femandes da Costa, o poeta, que, ao mesmo tempo, desferia 
"Flexas..." com o pseudonimo de Ze Matraca. Mais o 
engenheiro quimico Antonio Alves Hir, doutor em Ciencias 
Hermeticas e Psicologia, o qual, ora com o nome, ora com a 
parte dele, ora assinando-se Ashir ou Rhir, compareceu durante 
quase tres anos, assiduamente, divulgando maximas e 
pensamentos, horoscopos, predi^oes, estudos hipnoticos e 
assemelhados, autor, inclusive de uma "Constitui^ao natural ou 
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Codigo individual", com diversos capitulos e numerosos artigos, 
publicada em serie. Uma "Profecia para o ano de 1929", de Hir, 
foi divulgada em Suplemento especial. Aqui e acola - 1929, 
1930 - viam-se versos de Borges da Silva (Recife), cronica de 
Rigaud Junior ou Osvaldo GuimarSes (Olinda); as "Muriladas", 
por Murilo; verso ou prosa de E. Ferraz, J. Lima, Carlos B. 
FalcSo, Gypsy, Oscar Varejio, as "Pitadas", quadra, por 
Amarelo, etc. 

Ao iniciar-se 1930, O Estimulo inaugurou, na primeira 
pagina, uma "Coluna de Ouro", na qual entraram a figurar os 
nomes dos assinantes que pagavam, estimulando assim, os 
esquecidos. No fim do ano seguinte, durante semanas seguidas, 
estampavam o anuncio a seguir, as vezes ocupando pagina 
inteira: "Vende-se, por prego barato, a tipografia deste jomal". 
Nio apareceu comprador, continuando o ritmo normal De 
quando em quando dava seis paginas, ou saia com um 
suplemento de duas, variando para formato de duas colunas. 

Foi em 1931 que Humbertino Simas, criticando o 
Catolicismo, teve de enfrenta-lo o padre Argemiro Gongalves de 
Figueredo, cada um a ocupar mais de uma pagina, semana a 
semana. Frei Papao (o primitivo colaborador Francisco da 
Noronha) iniciou a se^ao "Muri^ocas", em versos humoristicos 
de sete silabas. Outros humoristas vieram a baila: Ze Povo, Pau 
Pra Tudo. etc. Novo colaborador foi Mendes Vieira, que 
come^ou, em 1932, com a serie de artigos "A ofensiva 
protestante", de ataque a intolerancia catolica do escritor TristSo 
de Athaide, ou seja, Alceu de Amoroso Lima. 

Ao atingir 1933, a folha filiava-se a Associa^ao de 
Imprensa do Interior de Pemambuco. Nesse ano o dr. O. Bueno 
Lessa de Andrade assinava a se^ao "Litero-Cientifica"; Getulio 
Amaral servia-se das mesmas colunas para dirigir longa carta ao 
Ministro da Justifa, sob o titulo "Pela nacionaliza^So do clero". 
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e surgiram versos do sargento Pedro Lima e de Typheu (o 
farmaceutico Tancredo de Sousa, de Belo Jardim). 

Ja o Congresso de Jomalistas do Interior, de Catende, 
merecera boa cobertura d'O Estimulo Mas do seguinte, 
realizado em Garanhuns, Humbertino Simas ocupou-se, em 
reportagens que duraram de dezembro de 1933 a mar^o de 
1934. 

No ultimo ano mencionado, o editorial da edi^ao de 28 de 
Janeiro, comemorativa do aniversario do periodico, focalizou a 
"energia indomavel" de "Joao Avelino", o heroi desta batalha 
incruenta", acentuando: "Foram onze anos de luta incessante, de 
arrojo, de audacia e, quase se pode dizer, de teimosia". 

Entre os colaboradores esparsos, surgiu Albo com os 
"Comentarios", de pouca dura^ao; depois, nas mesmas 
condifoes, J. Serpa, de Olinda assinando "QuestSes de 
Portugues". De vez em quando: originais de U. B. I., Circulo 
Brasileiro de Educafao Sexual e F. B. I. 

Sob o titulo "AgressSo e amea9as", escreveu a edi?3o de 
29 de julho de 1937 que o vigario local, frei Jose Maria Storch, 
atraiu o cobrador de assinaturas ao interior de sua residencia, 
disse-lhes desaforos, chamou o jomal de "imprensa ma, imunda, 
imoral", rasgou um exemplar e mandou que se suspendesse sua 
assinatura. Isto motivado por um artigo do professor Mendes 
Vieira contra a ado^io do ensino de religiao linicca nas escolas, 
pela divulga^So de artigos sobre educa9ao sexual e pela noticia 
do falecimento do Padre Cicero. O revide d'O Estimulo foi 
energico, partindo da aprecia^So de que as religiSes podiam 
harmonizar-se da melhor maneira. Como exemplo citou o caso 
de seus atuais redatores: Avelino, Humbertino Simas e Mendes 
Vieira, respectivamente catolico, espirita e protestante. O caso 
n§o teve outras consequencias. 
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No fim do ano apareciam notas redacionais de apoio a 
ideia integralista, mais a colabora^ao de A. A. ou Rodolfo A. de 
Araujo. 

Assim come^ava 1935: "Muitos os calhaus que tivemos de 
transpor. Pouquissimas as compensapoes da luta sobrehumana a 
que nos entregamos". E, como sempre, notas seguidas 
convidavam a reabilitar-se os assinantes relapsos. Apareceu o 
colaborador Amadeu Aroucha mencionado como redator e, ja 
no ultimo trimestre, viu-se uma inovagao: repetido o cabegalho 
na quarta pagina. 

Mais um ano de vida. Sempre boa cobertura noticiosa dos 
congressos de jomalistas matutos, cada ano. Em 1936 foram 
novos colaboradores bissextos: dr. Jose Regis de Moura, Silpe, 
Tancredo de Souza e Amo Roiz (pseudonimo de Anulfo 
Rodrigues). 

O programa de imparcialidade permaneceu integro, nao 
deixando o semanario de comentar os acontecimentos da politica 
nacional ou estaduai e os problemas de interesse local ou 
regional. O noticiario era infalivel. E os anuncios variavam de 
uma ate duas paginas. Chegou ao fim a existencia d'O Estimulo 
com o n̂  148, de 27 de dezembro de 1936, pouco antes de 
completar o 13^ ano. 

A numerafao das edi?6es processou-se com a seguir: 1923 
- 49 numeros; 1924 - 52; 1925 - 52; 1926 a 1928 (sem 
interromper) - 157; 1929 e 1930 (idem) - 104; 1931 - 52; 1932 e 
1933 (sem interromper) - 105, 1934 a 1936 (idem) - 148 (Bib. 
Pub. doEst.y'\ 

(1) Cole^o desfalcada. 
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CORREIO DE GAMELEIRA - Inexistentes quaisquer 
comprovantes, o Jomal do Recife, de 5 de dezembro de 1926, 
acusou o recebimento de "novo numero" do referido orgao, o 
qual tinha como diretor Manuel Ribeiro. 

GAMELEIRA-JORNAL - OrgSo independente e 
Noticioso - Entrou em circulacao a 3 de novembro de 1946, no 
fomiato de 43 x 30, com quatro paginas de cinco colunas, 
impresso na tipografia da Gazeta Esportiva, no Recife. Diretor, 
proprietario e responsavel - Jo5o Vila^a de Lima; diretor 
intelectual - frei Afonso Balsiepper; secretario - J. Dario de 
Carvalho; gerente - Alipio Avelino Barbosa, redatores -
"diversos". Reda^ao a rua Floriano Peixoto, 15. Assinatura 
anual - Cr$ 20,00; pre^o do exemplar - Cr$ 1,00. 

Consoante o editorial de apresenta^ao, tratava-se de ''uma 
tentativa de subomo - com o pagamento em ouro de 25 letras -
a passividade moma dos que se ensimesmam na indiferenca pela 
sorte e pela grandeza do municipio. Um grito de alerta para que 
nao se afunde na estagna^ao das coisas inuteis a terra que teve a 
honra de ser o ber^o de Pedro de Araujo Lima - o Marques de 
Olinda. Nenhum objetivo oculto". 

A edicao de estreia conteve materia variada, noticiosa; 
artigos de Laurenio Lima e Jose Fabio Pimentel e trovas de 
Seve-Leite. Tambem anuncios. 

O n° 2 saiu no dia 15 de dezembro. Ficou entao suspenso, 
mediante a renuncia do corpo redacional, menos o diretor-
responsavel, que fez o jomal voltar a lume, dando o n® 3 a 30 de 
margo de 1947. Na vice-dire^ao, Alipio A. Barbosa. Melhorou 
um pouco o formato. Materia bem distribuida. 

Reduzido o formato para 31 x 23, publicou-se o n** 4, com 
seis paginas, a 7 de julho, ficando Vila9a sozinho, na qualidade 
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de diretor-gerente. E acrescentou ao cabecalho: "Circula em 
todo o Brasil * f 

O n° 5, de 7 de setembro, voltou ao formato grande, a seis 
colunas de composi9ao, inserindo poesias de Licio Neves e 
Mario Ramos e enorme acervo de publicidade comercial. 

Ocorreu nova suspensao. Decorridos 18 meses, 
recome^ou Gameleira-Jomal. dando a luz o n̂  1, ano III, no dia 
13 de mar^o de 1949, feito "orgao dedicado aos interesses do 
municipio". Reduzira-se, outra vez, o formato, saindo com seis 
paginas, impressas em papel verde Estampou fotogravura do 
govemador Barbosa Lima Sobrinho e artigo de Jarbas 
Maranhao O n** 2, de 24 de abril, retomou ao papel branco, com 
apenas quatro paginas. 

Verificou-se, entSo, uma tregua de mais de quatro anos. O 
teimoso orgao de Joao Vila^a saiu a lume, em segunda fase, a 8 
de outubro de 1953, obedecendo ao formato de 48 x 32, quatro 
paginas impresso nas oficinas da Folha da Manha. "O nosso 
jomal - lia-se no editorial - foi for^ado a parar por circunstancias 
que somente as conhecem os que tem a coragem civica de fazer 
um jomal matuto, sem eiva de interesses partidarios, um 
mensario noticioso e independente. Apesar do trabalho insano 
que empreendemos, nSo houve, da parte dos que nos podiam 
apoiar, qualquer parcela de estimulo ou compreensao". Voltava 
com as mesmas diretrizes: "a95o, desprendimento, honestidade 
dos fatos ocorridos e independencia irrestrita e absoluta". 

Na nova fase, Gameleira-Jomal circulou, na realidade, 
mensalmente, mas so ate dezembro, tendo como colaboradores 
Estenio Leite, J. A. Barreto Guimaraes^ Avani de Azevedo, 
Amauri Pedrosa, Alcides Niceas, Seve-Leite e S^vio Lara 
(ambos pseudonimos do juiz Severino Alves Leite), a par da 
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materia de rotina e, como de costume, boa publicidade 
comercial. 

"Mensario independente e noticioso", ainda divulgou duas 
edi^oes em 1954, ano VIII, a ultima delas no mes de maio, 
dedicando uma pagina ao 58^ aniversario da emancipagSo 
politica de Gameleira*^* (Bib. Pub do Est). 

A VOZ DE GAMELEIRA - Orgao Litero Noticioso -
Surgiu a 28 de setembro de 1947, em formato de 33 x 24, com 
quatro paginas de quatro colunas. Diretor - Joao Vila^a Lima, 
funcionando a reda^So na av. Luiz Rodolfo, 303. Assinatura 
anual - Cr$ 20,00; pre^o do exemplar - Cr$ 0,50. Impressao da 
Tipografia Lira, em Palmares. 

"...temos um alvo a atingir: - dizia a "Apresenta95o"-
trabalhar pelo progresso da nossa terra, defendendo-lhe o 
interesse nesta hora critica que atravessa o nosso Pais, 
principalmente o nosso querido municipio, amea^ado de 
sucumbir. 

O objetivo da folha cingiu-se em atacar as doutrinas 
chamadas subversivas, inclusive atraves de artigos assinados por 
frei Jeronimo Maria, e fazer a propaganda da candidatura 
Euvaldo Pimentel para prefeito do municipio. Alem disso, ligeiro 
noticiario e alguns anuncios. 

Nao circularam, ao que tudo indica, mais de tres numeros, 
um por semana, o ultimo dos quais datado de 12 de outubro 
(Bib. Pub. do Est.). 

O RADIANTE - OrgSo Literario, Noticioso e 
Independente - Saiu a lume no dia 12 de outubro de 1947, em 
formato de 40 x 30, com quatro paginas de cinco colunas. 

'̂̂  A publica<^o prosseguiu em 1955. 

72 



Diretor e gerente - Alipio Avelino Barbosa, redator-secretario -
Alvaro Fonseca. Publica^ao quinzenal, assinava-se a Cr$ 25,00 
anuais e a Cr$ 15,00 semestrais, custando o exemplar Cr$ 1,00. 
Reda^ao a ma padre Roma, 32 e trabalho grafico nas oficinas do 
Jomal do Recife. 

Pequeno e despretensioso orgao "da imprensa matuta", 
lia-se no editorial de abertura: "Nao firmando nenhum 
compromisso partidario, poi se conservara alheio as competi96es 
politicas que caracterizam a epoca que atravessamos, sera o 
programa d'O Radiante trabalhar pela eleva9ao do nivel cultural 
de Gameleira e pugnar pelo engrandecimento material desta 
celula da terra nativa". 

Tendo circulado os dois primeiros numeros em outubro, a 
publicagao prosseguiu mensalmente, em dias indeterminados. A 
par de comentarios diferentes, do natural noticiario e da se^ao 
humoristica "Ria se quizer. .'\ sem faltar a quota de reclames 
comerciais, contou com a colaboragao de Joao Barreto de 
Meneses (artigo de estimulo sobre o aparecimento do jomal), J. 
Coaraci Nunes, Jose Luiz Correia, Jose Alves, Lirio Convale, 
Fernando Burlamaqui, Licio Neves, Jose Diniz Filho, Jose 
Cabral da Rocha, etc. 

Houve, apenas, sete edi^oes d'O RatHante, a ultima das 
quais datada de 28 de marfo de 1948 (Bib. Pub. do Est). 
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GARANHUNS 

O GARANHUNS - Numero unico, circulou em 1905, 
dirigido, composto e impresso por Argemiro Tavares de 
Miranda, Antonio Souto Filho, Artur Maia e Tomaz Vila Nova 

t 

(Do Album do Municipio de Garanhuns, 1923). 

O VIGIA - OrgEo humoristico, de pequeno formato, 
fundado e dirigido por Jo5o Hipolito de Souza. Publicaram-se, 
em 1906, alguns numeros (Do Album do Municipio de 
Garanhuns, 1923 V 

O ESPIAO - Saiu sem data, mas em 1906. Tinha como 
responsavel Antonio de Oliveira Cavalcanti (Do Album do 
Municipio de Garanhuns, 1923)/^> 

A PATRIA - Orgao Literario e Noticioso - Fundado a 25 
de fevereiro de 1906, nao existem comprovantes das tres 
primeiras editoes. 

Circulou o n° 4 no dia 15 de abril, em formato de 30 x 20, 
com quatro paginas de tres colunas, impresso em tipografia 
propria. Propriedade de Joao Hipolito de Sousa e Antonio de 
Oliveira Cavalcanti; redator-chefe - Luiz Brasil; redator-revisor -
Artur Maia. Redagao e oficinas a rua Dr. Jose Marcelino, 32. 
Semanario, saindo aos domingos, assinava-se a 2$200 por 
semestre e a 1$100 por trimestre. Pre^o do exemplar - 100 reis. 

Estava a Patria reaparecendo com o referido n** 4, uma vez 
que "sensivel acidente", nas suas oficinas, a tinha obrigado a 
suspender a publica9ao. Apresentou editorial, curiosidades, 

<*) Os tres primeiros jomais do municipio - OGaranhuns. O Vigia e O 
Espiap - nao foram registrados por Alfredo de Carvalho, autor dos "Anais 
da Imprensa Peri6dica Pemambucana - 1821/1908", nem deles existem 
comprovantes nas bibliotecas e arquivos particulares visitados. 
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soneto de Osmindo Pires, noticiario, se9ao livre e a quarta 
pagina de anuncios. 

Nao restam, igualmente, comprovantes, a partir do 
ressurgimento, a nao ser, decorridos dois anos, do n̂  12, de 5 de 
abril de 1908*, alterado o sub-titulo para "Orgao Independente, 
Literario e Noticioso". Nenhuma altera^ao material, mas do 
cabegalho constou, apenas: Proprietario - Jose Elesbao de 
Araujo^. Passou a custar 2$400 a assinatua semestral, somente 
para "fora da cidade", sendo o pagamento adiantado. Cobrava as 
"Solicitadas" a 160 reis por linha para as pessoas que assinavam 
o jomal e "metade para os nao assinantes". A tipografia mudara-
se, com a reda^ao, para a rua 13 de Maio, 5. 

Mais algum tempo e, atingindo o n̂  21, sio encontrados 
diferentes exemplares d'A Patria, mediante os quais tomou-se 
possivel estudar-lhe o ritmo de vida. 

Sua materia constituia-se de editorial, noticiario, o 
"Escrinio poetico", alguma cronica literaria e publicapoes 
solicitadas. Criticava, em 1908, a administra^ao do prefeito 
Manuel Clemente, chegando a clamar, na edigao de 9 de julho, 
contra "o desprestigio, a falta de patriotismo e de zelo por parte 
dos que nos dirigem, que pouco ou nada se interessam pelo 
progresso do nosso municipio". 

No n° 4, ano FV, de 6 de abril de 1909, depois de haver 
ocorrido nova suspensSio, que durou tres meses, iniciou Jose 

* Para Alfredo de Carvalho (obra citada), A P^tria tinha deixado de existir 
ap6s o n° 9, de 17 de margo de 1907. 
^ Segundo o historiador Alfredo Leite Cavalcanti, a primeira tipografia de 
Garanhuns pertencera e Argemiro Tavares de Miranda, que a vendeu a 
Antonio de Oliveira Cavalcanti, e este, melhorando-a, passou a imprimir 
nela A P^tria: mas, adoecendo gravemente, transferiu o neg6cio a Jos^ 
Ele^)3o. 
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Elesbao uma seria de artigos, intitulada "Na brecha", em que 
abordava temas gerais. Seguiu-se a meta do jomal, vindo a 
aumentar o formato a partir do n° 10, de 14 de julho, para 
38x26, paginas de quatro colunas de lOciceros, o que foi 
conseguido "apos titanicos esfor^os", segundo declarou o 
proprietario, na nota "Ao publico". Admitiu uma pagina de 
anuncios, duplicando o pre^o das assinaturas e do niimero 
avulso. Nem sempre saia semanalmente. 

Atingindo 1910, apareceu o n° 1 - ano V - a 25 de 
fevereiro, edi^ao de aniversario, porem normal. O editorial 
comemorativo focalizou as dificuldades, os obices, os prejuizos 
enfrentados Ainda uma vez estivera suspensa (apenas dois 
meses), adiantando o articulista: "Sai hoje mais alentada por 
novos ideais, maxime quando feliz coincidencia vem favorecer-
Ihe uma fase nova, fazendo-a reaparecer no dia em que completa 
quatro anos de lutas incessantes". Enquanto isto, um comentario 
de Placido frisava que o periodico vivia "livre das peias 
partidarias e religiosas", acrescentando outro colaborador, 
assinado P C : "A Patria nunca foi politica, nem religiosa; 
entretanto, nunca, nunca deixara de incrementar os maus 
govemos e de apoiar os bons, nem t3o pouco de se colocar ao 
lado daqueles a quem se queira tolher a liberdade de 
consciencia". Adiantou PC. que a folha cujo quarto aniversario 
se festejava surgira "gramas a iniciativa do inditoso A.C. 
(Antonio de Oliveira) Cavalcanti", de quem foi Elesbao o 
sucessor. 

Logo mais, no n̂  3, de 30 de mar?o, apresentava A Patria 
melhor aspecto, uma vez que melhorara sua oficina grafica, 
administrada por Satiro Lima, com a aquisigSo de novas fontes 
de tipos. Publicou-se normalmente, saindo o n** 30 a 24 de 
dezembro, para abrir 1911 com a edi^ao de 1 de Janeiro, 
continuando, meses afora, ate tomar-se irregularissima a 
circulafSio. 
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Mantido inalteravel programa independente e informativo, 
contou a gazeta garanhunense, desde o pnncipio, com a 
colabora^ao literana de Artur Maia e Lirio do Vale, que eram 
uma so pessoa; Mervel; Antonio Ferreira dos Santos, Hamleto, 
Carlos Rubens, Placido, Lia Barbosa, E. Leao e outros, que iam 
aparecendo, esporadicamente, como Rocha Melo, Leontino. 
Jose Miranda, Rosalino de Tebas, Eneas Alves, J Figueiredo, 
Sandoval Labama, Vinicius, Sadi-NoeL Jalm, Eleazar Manasses, 
etc. 

Atingiu A Patria o n° 13 do ano VI, que circulou no dia 1 
de novembro de 1911, ultimo avistado (Biblioteca Publica do 
EstadoeBib. Nac.V^). 

O SECULO - Qrgao Evangelico Presbiteriano - O nM, 
ano XV, circulou no dia 1 de fevereiro de 1909, obedecendo ao 
formato de 48x31 , com quatro paginas a quatro colunas de 
14 ciceros. Sob o titulo e sub-titulo, a frase biblica: "Ide por 
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". 
(S. Marc. 16:15). Diretor - Jeronimo Gueiros Reda^So e 
oficinas a rua Dr. Rosa e Silva, 38 Assinatura anual - 4$000; 
cinco assinaturas - 15$000, dez assinaturas - 20$000, mediante 
pagamento adiantado. 

Abriu o texto o editorial "Fase Nova", cujo signatario, o 
diretor, declarou que "circunstancias imprevistas" o obrigaram a 
deixar a capital do Rio Grande do Norte, onde servia como 
pastor da Igreja Presbiteriana e diretor d*0 Seculo. Transferida a 
sua residencia, transportou, igualmente, para Garanhuns, a 
tipografia do jomal. Entretanto, "nSo mudou em nada o seu 
programa: seguira sempre o mesmo rumo, defendera a mesma 
causa, erguendo o mesmo pendao". Passaria, logo mais, a 
denominar-se Norte Evangelico, "resultado da uniSo d'O Seculo 

(*) Colê des bastante desfalcadas. 
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com a Imprensa Evangelica periodico de propaganda evangelica 
do Presbiterio da Bahia e Sergipe**. 

Boa edi^ao, inseriu vasta materia especifica, incluidas 
produ96es assinadas por J. Marinho, Daniel Cesar, Cecilia 
Rodrigues e Belmiro Araujo. 

Publicou-se o n̂  2, a 6 de fevereiro, repleto de artigos e 
informafoes, terminando ai a atua^ao do periodico sob primitivo 
titulo (Coleyao da Edipress - Recife). 

O SERTAO - Come^ou a circular no dia 14 de fevereiro 
de 1909< )̂, em formato de 48 x 31, com quatro paginas a quatro 
boas colunas de composi^ao, sendo a editao de estreia impressa 
na tipografia do Norte Evangelico. Sob o titulo, servindo de 
divisa, a senten^a de Royer Collard: "Le jomal est une necessite 
sociale. plus encore qu'une institution politique". Diretor -
Joaquim Mauricio Wanderley; redatores - Joao Paes de Carvalho 
Barros e Antonio Souto Filho; gerente - Luiz Caldas Lins, 
fiincionando a reda^ao na rua Dr Jose Marcelino, 12 Tabela de 
assinaturas: anual - 10$000; semestral - 6$000; pre90 do 
exemplar - 0$300. 

"O programa a que ele tem de obedecer e a defesa da coisa 
publica"- lia-se no artigo de apresenta^Io, que acrescentou: 
"Como o seu nome o diz, O Sertao nao circunscreve a sua 
missSo a esse municipio; os outros tambem serSo objetivos dos 
seus cuidados**. 

Dep>ois de uma serie de considera^Ses, concluiu: "As 
portas do nosso escritorio estarao sempre abertas para todos e a 
todos pertencerSo os nossos esfor9os. NSo fitamos o lucro, n5o 

<*) O Album do Municipio de Garanhuns (edifSo de 1923) situara em 1908, 
erroneamente, o ̂ )arecimento d'O Sertao. 
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formainos uma empresa que vise acumular capitais; almejamos o 
progresso, e quando nada fizermos, ao menos seremos os 
descontinadores das calamidades de qualquer especie, pinta-las-
emos com sinceridade e criterio, para que os poderes publicos, 
tanto quanto Ihes seja possivel, possam derramar os lenitivos que 
amenizem as agruras que entorpecem e matam as aspirafoes do 
sertanejo. Urge que este nao seja o tipo tradicional da rudeza e 
dos motejos e que se demonstre ele capaz dos empreendimentos 
que glorificam a pratica. Armados de luz, procuramos o Direito. 
Eis o nosso programa". 

Publicado semanalmente, aos domingos, bem servido de 
comentarios e noticiario, "Solicitadas"e uma pagina de anuncios, 
foram seus primeiros colaboradores Belarmino Dourado, 
Arlindo Pontes, Gil Moreno, Alonso Gil e Lirio do Vale 
(pseudonimo do poeta Artur Brasiliense Maia). Iniciou folhetim, 
com o romance "Yeddo", de Pierre Loti, mas interrompeu-o na 
terceira inser^So. 

Como meta inicial, o periodico entrou a criticar a 
administra^ao do prefeito Manuel Clemente e, na "Coluna 
Religiosa", logo no n° 3, publicou O Vigario da Freguesia o 
artigo "Unica contradita", repelindo uma nota do Norte 
Evangelico. Respondeu-lhe, numa serie de artigos, o pastor 
Jeronimo Gueiros, no seu jomal e na se^ao paga do proprio O 
SertSo. Ainda apareceu O Vigario (Monsenhor Afonso 
Pequeno), dirigindo-se "Aos protestantes de Garanhuns", o que 
ocasionou nova e longa replica do contender. 

Em artigo de 23 de maio, a redafao comentou a "luta de 
principios" travada entre o Catolicismo e o Protestantismo, 
considerando-a desigual, uma vez que o Vigario se achava 
isolado, cumprindo ao bispo auxilia-lo em tal emergencia. 
Acentuou: "Se aqui e a fonte da propaganda protestante, aqui 
deve ser o ponto de concentra9§io das forgas catolicas". 
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Concluindo, disse que o povo de Garanhuns "deve continuar a 
prestar aos combatentes a sua respeitavel aten9ao**. 

Enquanto isto, mantinha-se o programa informativo e de 
defesa dos interesses do municipio, incluindo as se^oes "De 
tudo", "Municipios", "Camet de intinerantes", "Salao azul" e a 
"Coluna Charadistica", sob a responsabilidade de Ormindo Pires. 
A partir de 8 de agosto, divulgaram-se, por algum tempo, as 
"Cartas politicas", com a assinatura O Velho da Serra. Eram 
outros colaborabores, esporadicamente: Faustino Porto Filho, 
Jose Lima, Pedro Chaves Junior, Jorge Gomes, Romulo Lins e 
Silva, Jose Peixoto, Jose Miranda, Leopoldino de Andrade, 
Deodato Monteiro, Tiago Vila Nova, Tenorio de Cerqueira 
(Antonio Apolinario), Rocha Melo e Marshall, alem dos 
redatores Souto Filho, que assinava A.F., sobretudo na cronica 
"Diversos a diversos", e Joao Paes que, usando o pseudonimo de 
Cincinato, criou, precisamente a 2 de outubro, a se9ao "Notas de 
urn nistico". Alguns dos colaboradores confinavam-se a se^ao 
"Literatura". Transcri^Qes e notas locais compunham a coluna 
"Agricultura". 

Ao iniciar-se o referido mes de outubro, ausentavam-se o 
diretor e o gerente, entrando para o corpo redacional o medico 
Luiz de Gois, que o integrou apenas por dois meses. 

Terminado o ano com o n̂  42, prosseguiu a numerafao a 
12 de Janeiro de 1910, encetando nova fase, "com oficinas 
proprias (instaladas a rua de Santo Antonio, 3 7), novos 
colaboradores e mais experiencia". Nem politica "nem v^vulas 
de desabafo as paixdes individuais", visando so "o bem publico, 
a instrufSo do povo, a defesa dos seus direitos, o prestigio da 
lei, que e a sua melhor garantia, os melhoramentos de que 
necessita nossa terra, a paz e a concordia de todos os cidadSos**. 
Foi ent§o que o Monsenhor Afonso Pequeno substituiu o 
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terceito redator, assumindo a gerencia Leopoldo Teixeira 
Pequeno. 

Novas se^oes adotou O Sertao, a saber: "Atraves dos 
jomais"; "Lavoura e Cria?ao"; "A crayon", cronica de Bemardes 
Junior; outras cronicas de Floriano de Lemos, Jonas da Silva e 
Jap: "Pequenos ecos"; "Urbe et Orbe", por Gerard de Loreine; 
"Traquinadas", a cargo de Fulano: "Tic-Tac", epigramas de 
Agripisa ou Jopa: mais as "Cartas do Rio", de carater politico-
noticioso, por Faustino Porto Filho, e as "Guerrilhas", iniciadas a 
20 de margo, ocupando quase duas colunas. Nelas escreveu o 
redator, reencetando a campanha contra o Norte Evangelico e 
seu redator Jeronimo Gueiros: 

"0_Sert|o nao e uma folha religiosa. 6rg5o dos interesses 
do povo, nao pode ser indiferente a religiao do povo. E sendo 
sacerdote um dos seus redatores, somente a vilania dum apostata 
chamara "anonimato" o que aqui se escrever sobre assunto 
religiose". 

A campanha anti-protestante nao teve mais tregua, atraves 
de artigos diferentes, inclusive "Algumas Cartas", em que Jose, o 
Leigo defendia a religiao catoiica e o Clero, e os versos de 
Maquinista, intitulados "Contra-vapor". 

Ainda em 1910, a 11 de dezembro, afastados os primitivos 
redatores, assumiu o Monsenhor Afonso Pequeno a dire^ao, 
lendo-se no editorial "O nosso programa": "0_Sertao, que e uma 
gl6ria de Garanhuns, continuara a ser a melhor publica^ao 
periodica do interior do Estado" Nenhuma relagao teria com 
grupos politicos, mantendo-se "ao lado do povo na defesa de 
seus interesses morais e materiais", a sombra da religiao catoiica. 

Por sua vez, o gerente foi substituido por outro Pequeno -
Pedro Teixeira Pequeno, cuja primeira medida foi reduzir o 
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pre^o da assinatura anual para 5 $000 (6$000 para fora da 
cidade), ficando por 100 reis o niimero avulso Encerrou o ano 
uma Edifao de Natal (n° 88), com oito paginas, repleta de 
trabalhos alusivos. 

A par de variado noticiario, sobretudo de carater religioso, 
e artigos redacionais, O Sertao admitiu, em 1911, novos 
colaboradores, tais como o juiz Felisberto dos Santos Pereira, 
que por alguns anos mandou de Belmonte suas produ^Ses, as 
vezes intituladas "Migalhas", "Reflexos" e "Penadas"; Vidal de 
Negreiros Junior, com a se^ao "Respigando" e, no ano seguinte, 
com as "Cartas do Recife"; Custodio Alves, o da "Area de No6"; 
Jose Teofilo, escrevendo sobre "Agricultura", e Granadeiro, que 
manteve a se^ao "Granadas". Este ultimo e Alter dedicaram-se a 
atacar o pastor Jeronimo Gueiros e o Norte Evangelico. 
chamando-os, respectivamente, "mistificador" e Desnorte, com 
veemente critica ao Protestantismo. Ainda surgiam versos de 
Jose do Amaral, padre Jose Landim e Tenorio de Cerqueira; a 
se^ao "Filigranas", a cargo de Jose do Carmo, etc. A maior 
edi^So do ano foi a da Pascoa, com seis paginas, dada a 16 de 
abril. Divulgavam-se atos oficiais da Prefeitura e anuncios 
enchiam a quarta pagina. 

Chegado 1912, iniciou o famoso jomalista Gon^alves 
Maia, exatamente a 7 de Janeiro, uma serie de artigos n'O 
Sertao, dizendo, ao principio: 

"Desejo ser um amigo do sertanejo pemambucano; quero 
estar em contacto com ele, quero cooperar para a realizaifSo de 
algumas de suas ideias, trabalhar para o seu melhoramento. Dir-
se-ia que, cansado das cidades, eu me refugio no sertSo; 
desiludido da alma praciana, eu busco um asilo na alma singela 
do sertanejo, uma alma que e como a sua casa, aberta ao 
viajante". 
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Essa colabora^ao prolongou-se ate a edi^ao de 28 de abril, 
quando Gongalves Maia, que fizera uma "vilegiatura" politica em 
Garanhuns, se despediu dos 1.700 eleitores que nele votaram 
para deputado, candidatura da qual o periodico se fez 
propagandista. 

A edi^So de 16 de fevereiro do referido ano foi 
inteiramente dedicada a memoria do BarSo do Rio Branco, 
falecido quatro dias antes. 

Apos dois meses de colabora?5o no jomal, o padre 
Heliodoro Pires assinou, a 17 de mar^o, o artigo "Despedida", 
focalizando, sobretudo, a boa impressao que levava dos 
tipografos Pedro Pequeno, Dario Rego, Lucio Brasil e Genesio 
VUela. 

Transcorrido o ano, abriu O Sertao o seu n*̂  189, de 5 de 
Janeiro de 1913, com uma nota pessimista, declarando: "Este 
1913 aparece misterioso e apreensivo. Os sertanejos 
instintivamente dizem que vai ser um ano de mau inverao e na 
capital federal agitam-se os animos com a magna questSo 
candidatura a Presidencia da Republica. A guerra dos Balkans 
amea^a continuar, pondo em risco a paz europeia". 

"Enquanto isto - acentuava - o Brasil dorme o sono turco 
nos divans opulentos desta natureza suntuosa que a providencia 
noslegou". 

Novos colaboradores apareciam nas colunas do periodico, 
a salientar: Manuel Cirilo, padre Sena Freitas, Paulo Moreira, 
Vulpiano Junior, A. A. e Fausto Folco. Voltou Gongalves Maia, 
na edi^ao de 6 de julho, a dirigir-se "ao eleitorado do 
3** Distrito", solicitando-lhes o voto para deputado, uma vez que, 
no ano anterior, tendo sido eleito, foi depurado. 
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Veio 1914 e escreveu a reda^ao, a 3 de Janeiro: 
"Felizmente, ja se foi o fatidico 1913. Que surpresa nos reserva 
o ano que come^a? E pesado e sombrio o legado de seu 
desastrado antecessor. Crise financeira, crise politica, crise 
moral. E, presidindo a este cortejo de calamidades, a figura 
sinistra do Sr. Pinheiro Machado, cujo prestigio politico tern por 
apoio linico a debil vontade do marechal presidente** Achava, 
entretanto, o invemo prometedor, frisando: "E pena que a 
revolta do Joazeiro venha perturbar a vida sossegada dos nossos 
sertoes nesta estagao de trabalhos". 

Continuou inalteravel o programa do semanario, 
focalizando temas politicos, economicos e agricolas, nos setores 
estadual e municipal; polemizando sobre religiao; divulgando 
literatura, em prosa e verso, afora o noticiario, as "Solicitadas", 
se^ao charadistica e reclames comerciais. Aos colaboradores, 
juntavam-se outros, como Gumercindo de Abreu, F.M., Liciano 
Rivera, N.P., Arcione, Paulo Sem, Coriolano e, ainda Lino do 
Vale 

Suspenso apos a edigao de 18 de dezembro, ressurgiu O 
Sertao, ja no seu n̂  285, a 14 de fevereiro de 1915. Mantida a 
dire^ao anterior, apareceu como redator-chefe o Padre Dr. 
Benigno Lira, sendo o gerente substituido por Dario Alves da 
Silva Rego, ao passo que a reda^ao se transferia para a rua 
Santos Ehimont, 12, sem mais altera96es. Comemorou, entao, a 
passagem do sexto aniversario, "levando do passado a tradi^So 
do tempo que Ihe mede a vida, da vida que Ihe mede a luta, da 
luta que Ihe da um nome sob que correu o tra90 de um programa 
eleito..."; e frisou, apos outras considera^oes, com a assinatura 
de P: "Seguindo este programa, que foi tra^ado desde o 
principio e mais ou menos seguido, O Sertao entra para o fiituro 
levando a justi^a de uma causa que, batida pelo antogonismo, 
nao vertera a lagrima do desanimo nem o suor da covardia". 
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Criaram-se as se^oes "Telefonadas", por Buzma, e 
"Diversas"; surgiu a colabora9ao de Solon, de Leonidas Castro e 
alguns outros, sem mais modifica<;6es na parte redacional 

Entretanto, a existencia da folha estava por um fio E veio 
a suspender-se a publica^ao uma vez divulgado o n^ 296, de 8 de 
maio de 1915 

Perto de dois anos transcorridos, voltou O Sertao a arena 
jomalistica, encetando uma terceira fase, no dia 2 de Janeiro de 
1917, sob a dire^ao de Jose Brasileiro Viana, sendo redator-
chefe o juiz Jose Pedro de Abreu e redator-secretario Fausto de 
Araiijo Galo. Em artigo de fundo, declarou continuar "a ter 
como parte essencial do seu programa a defesa do Catolicismo" 

(Faltam comprovantes da continua^ao. Ou parou 
imediatamente?). 

Novamente suspenso, reapareceu, numa quarta fase, a 7 de 
setembro de 1919, "orgao independente e noticioso", sob a 
diregSo de Genesio Souto Vilela, tendo como redator Osorio 
Souto e gerente Dario Rego, este depois substituido por 
Louren^o Souto Filho, que faleceu em Janeiro do ano seguinte, 
ocupando-lhe o lugar Jose Miranda Nogueira, o que tambem fez 
por pouco tempo Voltou o pre^o da anualidade para lOSOOO, 
custando 6$000 o semestre e 200 reis o numero avulso A 
redagSo e oficinas foram transferidas para a rua Dr Jose 
Mariano, 110. Sem alterar o formato, as paginas passaram a ter 
cinco colunas de composi^ao. 

Nesse periodo, teve o semanario a colaburagao de Oliveira 
e Sitva, Recife-Noel (pseudonimo de Raquel Lima), Oi>iris 
Caldw, Jose Nogueira, Amadeu Ayuiar, Luiz Brasii e outros, 
encerrando-se a publica^ao com o n"" 32, luio XI, de 15 de 
agosto de 1920. 
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Ainda houve nova fase d'0_Sert|o, a quinta, iniciada mais 
de oito anos depois, precisamente no dia 7 de abril de 1929, com 
reda^ao na pra^a Carlos Lira e oficinas (Tipografia Modema) a 
ma Dr. Jose Mariano, 71, da qual era um dos proprietarios 
Euclides Dourado. Dire^ao confiada ao Padre P Magno Godoi; 
gerente - Dario Rego; diretor-secretario - Hibemon Wanderley, 
OS dois primeiros substituidos, depois, pelo Padre M. Diegues 
Neto e por H. Maciel. 

Continuou a circular semanalmente, bastante noticioso, 
dotado de uma pagina de aniincios. Divulgava Expediente da 
Diocese, o Evangelho, notas politicas, as se96es "A luz do meu 
abajour", por H.B.; "De ca e de la"; "Conto Eletrico" e outras; 
mais a colaborafao de Ildefonso Lopes, M.C. Araiijo, Olival 
Leitao, P. No vara, Virgilio AragSo, Padres Tabosa e Rocha 
Barreto, etc. 

Completou-se um ano da nova fase com 51 edifSes e o 
seguinte com 48, a 5 de abril de 1931. No dia 12, ao come9ar -
novo n*̂  1 - o ano XXIII, terminou a publica^ao do ja veterano 
orgao, para ser substituido, imediatamente, pelo O Monitor (ver 
paginas adiante) (Biblioteca Publica do Estado e Arquivo 
Publico Estadual e Arquivo da redayao d*0 Monitory^). 

NORTE EVANGELICO - OrgSo Evangelico 
Presbiteriano - Sucessor d*0 Seculo(^>, come^ou a publicar-se -
novamente n° 1, ano XV - a 22 de fevereiro de 1909, em 
formato de 5 0 x 3 1 , com quatro paginas a quatro colunas de 
14 ciceros, anunciando tiragem de 2.000 exemplares. Diretor -
Jeronimo Gueiros Impresso em oficinas proprias, instaladas a 
rua Dr. Rosa e Silva, 38, ai fiincionava, tambem, a reda^So. 

^̂^ Cole^s parciais. 
^̂^ O S6culo foi fundado em Natal, Rio Grande do Norte, pelo Rev. 
X.C. Porter. 

86 



Assinatura anual - 4$000, mediante pagamento adiantado. Aos 
lados do titulo apresentava excertos biblicos. 

Continuando uma **vida jomalistica de 15 anos", iniciava, 
consoante o artigo de abertura, "uma fase nova, repleta das mais 
fagueiras esperan^as". Aludiu o editorialista a "acidentada e 
espinhosa senda percorrida", as dificuldades superadas, aos 
obstaculos removidos, as "muralhas inimigas que foram 
escaladas"e as vitorias alcan^adas "em prelios titanicos travados 
com OS esquadroes belicosos da heterodoxia crista e com as 
hostes temerosas do Racionalismo anti-cristao", concluindo: 
"Anunciar a Cristo - e este crucificado - eis, pois, nossa missao 
principal". 

Divulgou artigos de S.F., Daniel Cesar, Benjamim 
Marinho, B. Cesar e Pedro Chaves Junior; soneto ("Escrinio de 
Letras"), de J.G.; as se^oes "Ecos de toda parte", 
"Correspondencia" e "No templo e no lar", alem de noticiario 
especifico e a quarta pagina de aniincios. 

Logo no segundo numero veio J.G. a enfrentar campanha 
contra o Protestantismo, movida pelo monsenhor Afonso 
Pequeno, nas paginas d'OSertao que, por coincidencia, 
come^ava a publicar-se na mesma epoca. Fe-lo numa serie de 
treze longos artigos, secundados por alguns do pastor B. 
Marinho. 

Seguiu-se a circulafao, semanal e regularmente, para, 
if 22, de 24 de julho, reconsiderar a indica9ao inicial, passando a 
adotar: ano I. Alem dos nomes mencionados, foram outros 
colaboradores, pelos anos a fora, que se iam altemando ou 
substituindo: Rodolfo Femandes (poesia), o mesmo Ronandes 
dos "Ensaios"; Antonio T. Gueiros, Raimundo A. Silva, Belmiro 
de Araujo, A. Almeida, Ulisses de Melo, Oscar Wilson da Costa, 
Israel Brasliittlse, Juventino Marinho, Jose Orton, Bezerra Lima, 
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Cicero Barbosa Filho, de Manaus; Mattatias G. dos Santos, Ana 
Soares, J. Martins, Betuel E. Peixoto, Natanael Cortez, Mota 
Sobrinho, A. C. Montenegro, Jose Zaqueu. Mais, J. W. G., 
Aureliano Gon^alves Guerra, Domiciano Soares, Herculano de 
Gouveia, Aifeu de Oliveira, etc.; mais tradu96es e transcri^oes, 
tudo a base da propaganda evangelica, a par de intenso servifo 
noticioso do movimento das igrejas, nao so locais, porem de 
outros municipios. 

Ainda no primeiro ano e no segundo, novas series de 
artigos de J. G. repeliam criticas da Tribuna Religiosa, do 
Recife, e d'O Sertao. Criaram-se as se^oes "Ao correr da pena", 
de artigos doutrinarios, e "Escola Dominical". Em fevereiro de 
1911, edifao do dia 9, subia para o cabe^alho, como redator, 
W. M.Thompson, enquanto Pedro Chaves se encarregava do 
trabalho da revisao. A 7 de outubro desse ano retirava-se 
Jeronimo Gueiros, por haver-se transferido para Natal, de onde 
continuou a colaborar. 

Cada ano iniciava o Norte Evangelico numera^ao nova. 
Ao atingir o n̂  51 de 1913, a 26 de dezembro, ficou suspensa a 
publica^ao. 

Reapareceu no dia 1 de Janeiro de 1916, com a indica?Io -
ano DC (devia ser VTII). Ao diretor W. M. Thompson, juntaram-
se, na qualidade de redatores principais, Jeronimo Gueiros e 
Juventino Marinho, sendo tesoureiro A. Almeida, nome que so 
figurou durante um ano. Reduziu-se para 2$000 o pre^o da 
assinatura anual. Outras se96es: "Juvenil" e "Sociedades". 

Sem mais interruppoes, o jomal veio a tomar-se 
trimensario do principio de 1919 ao fim de 1924, depois do que 
voltou a sair, novamente, uma vez por semana. Em 1923 
ocorreu outra modifica^ao no corpo redacional, para o qual 
entraram Cicero Siqueira e Natanael Cortez, retirando-se 
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J. Marinho. Mas este retomou em setembro de 1924, na 
qualidade de redator-responsavel, ao lado de Thompson, 
tesoureiro, e Caetano Alves, gerente A epoca, a redagao e 
oficinas transferiam-se para a rua General Dantas Barreto, 47 
Com a edifao de 1 de mar^o do ultimo ano mencionado, a folha 
tomava-se orgao oficial do Sinodo do Norte. 

Ate entao nao faltou Jeronimo Gueiros, fosse ou nao 
redator, com artigos, de quando em quando, doutrinarios ou de 
polemica, o que era comum, igualmente, a outros colaboradores 
ou atraves de editorials. 

No n̂  52, de 29 de dezembro de 1926, escreveu 
J. Marinho: "Na estrada do dever, durante o ano que ora 
termina, encontrou o Norte Evangelico inimigos formidaveis, 
mas, longe de parar em sua jomada e, ainda mais longe, de 
retroceder, prosseguiu seu caminho, desfechando-lhe golpes 
mortals. Entre esses Inlmlgos estava o glgante espiritismo a 
brandlr sua espada de destrui^ao contra as doutrinas basicas do 
Cristianlsmo. Outros inimigos, com seu cortejo de doutrinas 
hereticas, como o romanismo, teosofismo, sabatismo, 
pentecostismo, etc., nao passaram despercebidos". 

Diferentes colaboradores foram admitidos nas colunas do 
periodico, a saber, entre outros: Samuel FalcSo, Joao Cunha 
Junior, Celso Lopes, Ageu Silva, Alcides Nogueira, Josibias 
Fialho Marinho, Jonatas Braga, Aureliano Gon9alves Guerra, 
Silva Mendes, Joel C. da Rocha, Jose Duarte, Domicio Barros, 
Bezerra Lima, Jose de Barros e Israel F. Gueiros. Assim atingiu 
1928, cuja edifao de 11 de agosto se apresentou em formato 
tabloide de 32 x 23, com 48 paginas em papel acetinado e 
bastante ilustrada, comemorando o Jubileu do Presbiterianismo 
no Norte do Brasil. 
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Manteve o semanario o novo formato, saindo com oito 
paginas, colocada sob o titulo a divisa: "A tua palavra e uma 
lampada para os meus pes e uma luz para o meu caminho*'. 

So em fevereiro de 1930 ocorreu nova altera^ao no corpo 
redacional, com o afastamento de Juventino Marinho. Constou, 
apenas: Redatores - diversos. E assumiu a gerencia W. G. 
Neville. Voltou a publicar-se trimensalmente, adotando a 
seguinte tabela de assinaturas: ano - 5$000; semestre - 3$000; 
prego do exemplar - 0$300, 

No ano seguinte, teve o Norte Evangelico sua fase 
financeira mais angustiante. Os assinantes mostravam-se 
relapsos, sendo constantemente chamados a ordem, atraves de 
apelos, para que nao deixassem a empresa perecer. Dificilmente, 
chegou ao mes de setembro, dai pulando para 11 de dezembro, 
com apenas 24 numeros publicados nos doze meses. 

Mas, recome^ou a 27 de Janeiro de 1932, lendo-se no 
cabegalho, a partir de 29 de fevereiro: "Orgao Presbiteriano do 
Norte". 

Refazia-se o jomal pouco a pouco e, na edi^ao de 14 de 
maio, lan9ava o editorial "Nova fase" (toda a composi^ao 
destacada em tinta vermelha), em que dizia: "Deixando de ser 
orgao do Sinodo Setentrional, entrou esta folha em uma nova 
fase de existencia. Livre dos compromissos oficiais, esta o Norte 
Evangelico, mais do que outrora, habilitado a consagrar-se aos 
interesses da propaganda evangelica em o Norte do Brasil". 
Acentuou: "...respira ambiente mais livre no campo vasto dos 
alevantados ideais atinentes a evangeliza^ao nacional". 
Continuavam, todavia, abertas as sua colunas as noticias das 
igrejas e do movimento de suas associa^oes. 
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"Editado pela Tipografia Norte Evangelico", 
quinzenalmente, nao indicou corpo redacional; apenas o gerente, 
ja mencionado, que dirigia as oficinas graficas. Por alguns 
meses, o cabegalho destacava-se em tinta encamada, repetido na 
oitava pagina, tendo ao lado o slogan: "Nosso alvo para 1932 -
1.000 novos assinantes". E escreveu a reda?ao, no n° 1, de 1̂  de 
Janeiro de 1933: "De todas as lutas pelas quais ha passado esta 
folha, a mais dificil, por ser a mais penosa, tern sido a luta pela 
vida, isto e, a luta financeira. Nesta luta esteve ele em perigo 
iminente de vida, antevendo mesmo um desfalecimento certo". 

Enquanto isto, a par de antigos colaboradores, a salientar 
Antonio Gueiros, outros surgiram, pelo tempo afora, tais como; 
Artiir Souto, Joao da Terra, Otavio V. Costa, Antonio Reddo, 
Uzzae Canuto, Mendes Vieira, Paulo Sarmento, Julio Leitao de 
Melo, Elias Bezerra, Tiago A. Lins, J. M. S., com a se^ao '*0 
nosso pulpito", que durou varios anos; Abel Siqueira, Meneses 
Wanderley, Jose Afonso Ferreira, Heli Leitao, mencionado, em 
1937, como redator; Wilson Sousa, Agenor Raposo, Ageu 
Vieira, Oseas Gama, Almerinda Marinho Espindola, Antonio F. 
Campos, Ebenezer Gueiros, Sinesio Lira, Benjamim Ferraz, 
Ismael Andrade, etc. 

A edi?ao de 21 de dezembro de 1934, contendo 24 
paginas, foi dedicada ao Jubileu da Igreja Presbiteriana de Joao 
Pessoa, Paraiba. Permanecendo inalteravel a circula^ao 
quinzenal, ao atingir 1940, precisamente a 15 de junho, duplicou 
o formato para 41 x 30, voltando ao primitivo regime de quatro 
paginas. Ainda adotaria o pequeno formato, o que se verificou 
quase cinco anos apos, a P de Janeiro de 1945, elevada para 
doze a quantidade de paginas. Por sua vez, a tabela de 
assinaturas sofi'eu as seguintes alterafoes: 15/02/1941: ano -
Cr$8,00; semestre - Cr$ 5,00; 01/02/1943: Cr$ 10,00 e 
Cr$ 6,00; 01/01/1945: Cr$ 15,00 e Cr$ 8,00, respectivamente. A 
1̂  de junho de 1942 aparecia, no cabe^alho, como redator, Ageu 
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Vieira; mas, ao iniciar-1945, foi reduzido ao segundo cargo, 
elevando-se W. G. Neville a fun9ao diretiva. E logo a 15 de 
fevereiro formava-se outro corpo redacional, constituido de 
Jeronimo Gueiros, A. Almeida, Joao Campos e David A. de 
Mendonga, sendo editor Mendes Vieira. 

Assim viveu o Norte Evangelico ate o n^ 8 de 1946 (15 de 
maio), quando ficaram suspensas as publica^oes da empresa, a 
fim de proceder-se a instala^ao de "maquinismo modemo e 
numeroso". 

Ressurgiu a 1̂  de setembro de 1947, servindo-se de nova 
divisa: *Toda lingua confessa que Jesus Cristo e o Senhor, para 
a gloria de Deus pai" (Filip. 2:11). Passou a "Orgao Evangelico" 
e adotou formato diferente: 38 x 27, saindo com seis paginas. 
Mantido o corpo redacional, foi o editor substituido por David 
Mendon^a. Outra campanha encetou-se em 1948: a da aquisi^ao 
de 500 novas assinaturas. 

A 1 ° de novembro de 1949, uma circular da entao 
constituida "Casa Publicadora Norte Evangelico" declarou 
haver-se resolvido a fiisao do Expositor (revista evangelica, 
suspensa havia tres anos) com o Norte Evangelico. Ei-lo outra 
vez adotando o formato pequeno, para sair com doze paginas 
normais, sempre quinzenalmente, elevando-se o pre^o das 
assinaturras, anual e semestral, respectivamente, para Cr$ 25,00 
eCr$ 15,00. 

Prosseguiu a publica^ao, em 1950, com a devida 
regularidade, dividida a materia em "Editoriais"; "Varias notas"; 
"Pela seara"; "Estudos biblicos", por A. Almeida; "Sevao 
Homiletica", do professor Samuel FalcSo, "Paginas oportunas"; 
"Cantinho das crian^as", sob a responsabilidade de Edla G. de 
Oliveira; "Chispas", a cargo de Arnica Veritas: mais a 
colabora?ao especial de Jeronimo Gueiros, Oseas Gama, 
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AntOiiio Teixeira Gueiros, Benjamim L. A Cesar, Washington 
M. Amorim, Cleanto Fialho Viana, Josibias Marinho, Domiciano 
Soares, Natanael Cortes, Ivan Tenorio, Guaraci Silveira, Harold 
L Propper, Pacifico Monteiro de Alencar, Alvaro Reis, Celso 
Lopes, etc. 

A partir do n° 7, ano XLIV, de 1 de abril, acrescentou-se 
ao cabegalho o sub-titulo: "Jomal para todos os membros de 
uma familia". 

Atingido o ano de 1951, modificou-se, no mes de mar^o, o 
corpo redacional, tendo Langdon Henderlite assumido a fun^ao 
de diretor-responsavel, ao passo que David A. de Mendonga era 
nomeado redator-chefe. Para a direQao da Casa Publicadora 
entrou Robert C. Shane. Constava do expediente; "Orgao 
Presbiteriano Pubhcado pela Missao Presbiteriana no Norte do 
Brasil". 

Sem mais altera^oes, prolongou-se a existencia do Norte 
Evangelico ate o n"" 18, ano XLV, de 15 de setembrro de 1951, 
em parte dedicado ao jubileu ministerial do Professor Jeronimo 
Gueiros, ficando, entao, suspenso, para reaparecer, em 1952, no 
Recife (Arquivo Edipres e Biblioteca Publica do EstadoY^^. 

UNIAO COMMERCIAL - Boletim Oficial da Uniao 
Comercial de Garanhuns - Entrou em circula^ao a 31 de outubro 
de 1909^2) no formato de 35 x 25, com quatro paginas de tres 
boas colunas. Ao lado do titulo figuravam as sentencas: "A 
uniao faz a forga" e "O trabalho tudo vence". DistribuiQao 
gratuita. Redagao a rua Dr. Jose Marcelino, 25, sobrado. 
Trabalho grafico das oficinas do Norte Evangelico. 

*̂̂  Cole^des incompletas, completando-se entre si. 
^̂^ O Album citado indica a Uniao Commercial como tendo circulado em 
1914/15, redigida por Jos^ Calazans de Figueiredo. 
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Propondo-se, consoante o editorial de apresenta^ao, "a 
defesa dos gerais interesses das classes que respectivamente 
laboram nestes diferentes ramos de vida economica", era 
tambem *'portador de uma nova era para o flituro" do municipio. 
Sem imiscuir-se em politica, nao deixaria "de estar ao lado dos 
govemos bons e honestos". 

A publica^ao fez-se regularmente, no ultimo dia de cada 
mes, contando a principio, com a colaborafao do professor 
Jeronimo Gueiros, na se^ao intitulada "Letras". 

Servido de boa materia especifica, atraves de comentarios 
e noticiario, focalizava, igualmente, temas agricolas, pastoris e 
industrials, nao esquecendo os problemas vitais da cidade, 
inclusive a necessidade de melhoria dos transportes pela Great 
Western (atual Rede Ferroviaria do Nordeste). 

A Uniao Commercial transpos o ano, atingindo 1910 com 
o n^ 4, ano II, de 31 de Janeiro. Continuou ate 31 de dezembro, 
quando divulgou o n^ 14. Abriu numeragao nova em Janeiro de 
1911, prolongando sua existencia ate o rf 5, que circulou a 30 
de junho e deve ter sido o ultimo posto em circulafSo 
(Biblioteca Publica do Estado). 

A EPOCA - Orgao Literario. Noticioso, Etc. - Apareceu 
no dia 29 de maio de 1910, em formato de 37 x 25, com quatro 
paginas de quatro colunas. Redatores: Soriano Furtado, Luiz de 
Barros C. BrasiK^> , Artur Maia, Pedro Chaves e Jose Ramos, 
funcionando a reda9ao na rua Dr. Rosa e Silva, 48 Assinaturas: 
ano - 2$000; semestre - 1$000 Trabalho grafico das oficinas do 
Norte Evangelico. 

(*) De Luiz Brasil escreveu o Album do Municipio dc Garanhuns, edig§o de 
1923: "Devido ao seu talento, € chamado o Ruy Barbosa de Garanhuns. 
mesmo porque hi a semelhanga de estatura". 
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Constava do editorial "Porque surgirmos": "A Epoca, 
tanto quanto seja dado ao criterio dos seus redatores, colhera, 
das epocas que porventura possa atravessar, o que ilustre a 
razao, enobre^a o espirito, exalce e dignifique o carater, e 
condenara, no torn caridoso de uma critica inspirada no bem 
comum da mocidade, os males que entorpecem o nosso 
progresso e afeiam, mancham e degradam a gloriosa missao do 
jomalismo patrio". 

Sem nenhum aniincio, quase toda a edi^ao foi dedicada a 
literatura, com produ96es concisas de Lirio do Vale (Artur 
Maia), J.Cabral, Cirano, P. Pereira Simoes, Lubra (pesudonimo 
de Luiz Brasil), J. Martins, A. T. Gueiros, Americo Maia, Cicero 
Siqueira e outros. Mais pensamentos, Curiosidades e raras 
noticias. (Biblioteca Publica do Estado). 

A publica^ao estendeu-se ate o rf 7, consoante o registro 
do Album citado. 

r 

O JORNAL - Orgao Politico, Literario e Noticioso -
Comegou a publicar-se no dia 31 de agosto de 1911, em formato 
de 54 X 31, com quatro paginas de quatro colunas. Redatores -
A. Souto Filho, Valen9a Junior e Padre Batista Cabral. Gerente -
Louren90 Souto Filho. RedaQao a rua Jose Mariano, 27. Tabela 
de assinaturas: ano - 10$000; semestre - 6$000. Niimero avulso 
-0$100. 

Seu aparecimento, segundo o artigo de apresentaf^o, 
"veio da necessidade de aumentar" a propaganda da candidatura 
do General Dantas Barreto ao govemo do Estado. Alem disso, 
sem lan^a em riste e livre das preven96es", marcharia "sempre 
em procura de ser o defensor dos oprimidos", com "a coragem 
precisa de profligar os atos maus, partam de onde partirem", 
bem como de assinalar com os seus aplausos o que for justo. 
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honesto e equitavel, mesmo que surja nos arraiais pohticamente 
opostos aqueles onde ele se agasalha". 

Prosseguiu fazendo o elogio do General Dantas Barreto, 
cujo cliche figurou no centro da paginas, ilustrando o manifesto 
da apresenta^ao de sua candidatura ao govemo do Estado. 

Ao atingir o rf 6, acrescentou-se ao cabe9alho a frase 
latina: "Voluntas popuH, suprema lex". 

Circulando regularmente, alem dos editoriais, divulgou o 
semanario artigos politicos de Luiz de Gois, J. Duarte, Soriano 
Furtado, Genesio Vilela, Custodio Alves, etc. Por outro lado, 
nao faltou vasto noticiario, nao so especializado, porem geral, 
cuhninando com uma pagina de anuncios. 

Passada a fase da propaganda eleitoral, O Jomal tomou-se 
mais variado de materia, inclusive adotando a segao "Letras", 
com sonetos de Pedro Tomaz e outros poetas, e a cronica 
"Reparos", por Q Vigilante. 

Estendeu-se a publica9ao ate o n^ 21, de 24 de Janeiro de 
1912 (Biblioteca Publica do Estado)<^). 

r 

O TEMPO - Orgao Evolucionista de Livre OpiniSo - O 
n^ 1, ano I, circulou no dia 1 de outubro de 1911, em formato 
grande - 53 x 36 - com quatro paginas de cinco boas colunas. 

(*) Na Bibhoteca Publica do Estado encontram-se duas colegdes d'O Jomal. 
Uma delas, encademagdo trabalhada com apuro. tem a seguinte 
dedicat6ha: "Ao inclito chefe general Emidio Dantas Barreto, como penhor 
de absoluta solidariedade" (Bacharel JoSo de Oliveira Valen^a Junior. 
Quipap^ 10 de agosto de 1912). Na folha branca de abertura, le-se: 
"Primeiro jomal dantista fundado em Peraambuco - 23/08/1911 - Primeiro 
Joraal que levantou a id îa de ser o general Dantas Barreto c h ^ do Partido 
Republicano de Pemambuco". 
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Diretor - Hortencio Costa; secretario - Amadeu de Aguiar; 
redatores - Martins Filho, Joao Ezequiel, Agripino da Silva e 
Artur Maia, auxiliar de reda^ao - Appilio Santos Assinaturas: 
ano: - 8$000; semestre - 5$000, mediante pagamento adiantado. 

"...sem cor politica ou religiosa", consoante o artigo de 
apresenta^ao, dispunha-se a ficar "ao lado dos fracos e dos 
oprimidos que gemem sob o guante do despotismo". 

De lisonjeira fei^So material, a edi^ao de estreia inseriu 
diversos artigos assinados, inclusive de Eleazar Manasses, Jarbas 
e J. P. da Mota Lima; as se?6es "No Recreio" e "Comercio"; 
amplo noticiario e a quarta pagina de anuncios (Biblioteca 
Publica do EstadoV 

Embora baldado todo esfor^o para encontrar outros 
comprovantes, informa o historiador Alfredo Leite Cavalcanti 
que O Tempo teve "a dura9ao de um ano". 

A RIBALTA - Orgao do Nucleo Democratico Recreativo 
e Instrutivo - Saiu a lume no dia 4 de fevereiro de 1912, em 
formato de 25 x 16, com quatro paginas de duas colunas. 
Diretor - Artur Maia, redator-secretario - Jos6 Carvalho; gerente 
- Genesio Vilela. Circularia nos dias de espetaculo, distribuindo-
se gratuitamente. 

Singrando o "dorso gigante"da Imprensa - lia-se no 
editorial intitulado "Credenciais" - surgia A Ribalta "no ideal e 
formoso bergantim de prata das edificaxites aspira96es de um 
punhado de jovens desta terra, que mourejam, incessantemente, 
empregando esfor^os herculeos, na difiisao pefene e salutar da 
instru^So civil, moral e intelectual do seu povo". 

A materia da edi^So de estreia constituiu-se de noticiario e 
coroentarios sobre a vida do Nucleo; a cronica teatral "Do meu 
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cantinho", por Silva Neri (pseudonimo de Amadeu Aguiar) e 
uma pagina - a quarta - ocupada pelo programa do espetaculo 
do dia (Biblioteca Publica do Estado) 

Segundo registrou o Album do Municipio de Garanhuns, 
para 1923. ARibalta viveu ate 1913. 

O MOMENTO - Orgao Literario, Moral e Noticioso -
Surgiu no dia 26 de fevereiro de 1913, em formato de 22 x 16, 
com quatro paginas de duas colunas. Diretor - Antonio Teixeira 
Gueiros; auxiliares - "diversos". Impresso nas oficinas do Norte 
Evangelico. Assinatura mensal - 0$400. 

Era, segundo a nota de apresenta^ao, "mais um astro a 
fiilgurar em tomo do zodiaco de nossa constela^ao jomalistica". 
Nada de "partidarismos caprichosos", visava, apenas, a infiindir 
o amor as letras, "desenvolver a atividade juvenil", incutir a 
"nogao da liberdade e sociabilidade". 

O jomalzinho divulgou colaboraao, em prosa, de Americo 
Maia, O. V. Costa, Siq. e Nephes: versos de Luiz GuimarSes 
Junior (transcri^ao) e de Hipacia; "Pensamentos" e raras noticias 
(Biblioteca Publica do Estado). 

Estendeu-se a publica^ao, conforme o Album citado, ate o 
n° 14, de 10 de setembro do mesmo ano. 

EXPOSITOR - Mensario Evangelico Presbiteriano -
Estreou em Janeiro de 1914, obedecendo ao formato de 22 x 15, 
com 50 piginas de papel acetinado, mais a capa em boa 
cartolina. Redator - W. M. Thompson; gerente - Pedro Chaves. 
Reda^ao e tipografia (comum ao Norte Evangelico) a rua Dr. 
Rosa e Silva, 31. Assinatura anual: em papel aspero - 3$000; em 
acetinado - 5$000. 
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Justificando o aparecimento do novo orgao, explicou o 
editorial de abertura: "Cremos que realmente ha numero 
suficiente de semanarios, mas ha, a nosso ver, uma lacuna que 
um jomal nao pode preencher e que pode ser satisfeita so por 
uma revista de pequeno formato. A materia do jomal e, mais ou 
menos, efemera e de interesse local, mas quando contem artigos 
de valor e de interesse geral, a conserva^ao destes se toma dificil 
por causa do tamanho do jomal. A revista, pelo contrario, nao 
deve ter feigao local, mas deve tratar de assuntos que interessem 
a toda a Igreja. Pelo seu tamanho se presta admiravelmente para 
encadema^ao". 

"Nas suas paginas serao apresentadas e desenvolvidas as 
grandes e gloriosas verdades do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo". 

"Expora e defendera as doutrinas abrafadas por essa 
Igreja, mas respeitara as cren^as das outras denominagoes 
evangelicas. Se for preciso discordar destas, sera no espirito do 
amor". 

"...interessar-se-a pela Escola Dominical, especialmente 
pela prepara^ao de instmtores idoneos. As "LiQoes 
Intemacionais"^ ̂ ) , preparadas pelo incansavel obreiro, 
Revm*̂  Antonio Almeida, digno pastor da Igreja Presbiteriana do 
Recife, encontrar-se-ao nas ultimas vinte paginas de cada 
numero". 

A edi^ao inseriu poesia e prosa de Jeronimo Gueiros; 
produfSes outras de H. de Gouveia, R. H. M., Carvalho da 
Silveira, Erasmo Braga, A. Almeida e Belmiro de Araujo Cesar; 
mais a tradufao "O testemunho dos monumentos em prol da 

(̂ ) "Lî Ses Internacionais" e "Escola Dominical" eram igualmente 
divulgadas em separata, do que se fizerem duas series de opusculos. 
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veracidade das escrituras", terminando com a "Escolha 
Dominincal"^^). 

Seguiu o magazine existencia regular, doutrinando e 
instruindo, atraves de artigos redacionais e dos colaboradores, 
inclusive Bezerra Lima, Jonatham. Americo C. de Meneses, 
Juventino Marinho, Henrique Ribeiro, Herculano de Gouveia, 
O. V. Costa, Servo Inutil, Domiciano Soares, Anibal Nora e 
Henrique Louro de Carvalho. 

Contendo variavel quantidade de paginas, numeradas 
ininterruptamente, o Expositor atingiu o n° 12 em dezembro e 
ainda juntou o n^ 1, ano II, de Janeiro de 1915, constituindo um 
volume de 650 paginas. Come^ou nova numera^ao em fevereiro, 
para correr ate dezembro, quando encerrou o ano com 476 
paginas. 

Desde entao, fazia-se iniciar a numera?ao semprre no mes 
de Janeiro, formando cada volume doze edifoes, ate dezembro, 
com OS totais a seguir: 1916 - 456 paginas; 1917 - 536; 1918 -
440; 1919-400; 1920-480; 1921-496; 1922-488; 1923-
440; 1924-512; 1925-496; 1926-512; 1927-488; 1928-
480; 1929-482; 1930-480; 1931-480; 1932-482; 1933-
480; 1934-480. 

Em Janeiro de 1935, a revista elevou o formato para 
26 X 18, passando a sair com 20 paginas, numeradas por 
unidade, regime que durou dois anos, voltando a numera^ao 
corrida por 12 edifoes de igual volume, de modo a contarem-se, 
invariavelmente, 240 paginas em cada um, desde 1937 ate o ano 
de 1941. Em 1942 desceu para 232 paginas e em 1943 para 192, 
quantidade repetida em 1944. 

*̂> "Li?6es Intemacionais** e "Escola Dominical** eram igualmente 
divulgadas em separata, do que se fizerem duas series de opusculos. 
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Ao come^ar 1945 reduziu-se o formato ao modelo 
pnmitivo, por conveniencia portatil, para o leitor conduzir a 
revista no bolso e le-la "nos momentos desocupados". Mas 
cresceu em paginas, que somaram 384 ate o n** 12, do mes de 
dezembro. Continuou em 1946, ate maio - o fim - com um total 
de 160 paginas, exclusive as da capa, esta em papel-cartolina de 
cor. 

As fun^oes de diretor e redator, concomitantemente, 
foram exercidas, ate a edi^ao de fevereiro de 1930, por W. M. 
Thompson, entao substituido por W. G. Neville. Este ultimo 
ausentou-se do cabe9alho em julho de 1940, dai por diante 
figurando, apenas: Redatores - Diversos. Dois anos ap6s, 
precisamente em julho de 1942, apareceu, na qualidade de 
redator, o nome de Ageu Vieira, so substituido em agosto de 
1945, por Mendes Vieira, que permaneceu ate o fim. 

A responsabilidade da publica^ao, desde Janeiro de 1945, 
transferiu-se a Casa Publicadora Norte Evangelico, sob a dire^ao 
de W. G. Neville, que ja dirigia a empresa anterior, chamada 
Tipografia Norte Evangelico. 

Desde quando cresceu de formato - 1935 - o Expositor 
tomara-se simplesmente "mensario evangelico". E estampou 
sugestiva ilustra^ao na capa, representando um portico de 
templo, exemplar da Biblia Sagrada ao centro e textos 
transcritos nas colunas laterais. Desenho de Helcias Marinho, 
signficou uma "homenagem ao Dr W M. Thompson, que 
durante 21 anos foi a alma desta revista, havendo escrito, por 17 
anos, as Li^oes para a Escola Dominical aqui publicada". 
Retirada a legenda, a capa substituiu ate a edi^ao de abril de 
1939, apos o que ficou sendo confeccionada em caracteres 
tipograficos. 
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O pre^o da assinatura anual so em Janeiro de 1939 subiu 
para 6$000. No ano seguinte, acrescentava-se: tres anos -
15$000; numero avulso - 1$000. Novas alteragoes: a partir de 
fevereiro de 1941: ano - 8$000; tres anos - 20$000, de Janeiro 
de 1943 (em vigor o padrao Cruzeiro): Cr$ 10,00 e Cr$ 25,00, 
respectivamente; de agosto de 1945: ano - Cr$ 15,00 (sob 
registro - Cr$ 20,00); semestre - Cr$ 8,00, pre^o do exemplar -
Cr$ 1,50. 

Pelo tempo afora, a revista manteve o programa inicial. 
Aos colaboradores dos primeiros anos, outros se juntaram, 
substituindo-se e revezando-se (sempre presente Jeronimo 
Gueiros), a saber: Paulo Ernesto Valentim, Jose Gon^alves 
Ferreira, Raimundo A. da Silva, Geo E. Henderlite, Natanael 
Cortez, Ehirval Souto, Maria Isabel Marinho, Antonio Teixeira 
Gueiros, Benjamim L. A. Cesar, Samuel L. A. Cesar, Jose 
Martins, Ageu Silva, Josibias Marinho, Betuel Peixoto, Abel 
Castelo Branco, Oseas Gama, Olinda Siqueira, Abigail Braga, 
Tiago Lins, Domingos R. Ribeiro, Alfeu Oliveira, Agostinho de 
Campos, Heli Leitao, Joel Leitao, Sinesio Lira, Lidonio Almeida, 
etc. 

Desde 1935, criaram-se as seguintes se^Ses: "O cantinho 
das Crian^as": redatora - Susan Cockrell; "Para os mo?os": 
redator - Davi Mendon^a e auxiliar Antonio Almeida; 
"Sociedades Auxiliadoras Femininas": redatora - Genoveva 
Marchant e auxiliares Nair Soares Lins e Noemi G. Silva; 
"Homelitica": a cargo de Samuel Falcao; "Verdades ilustradas"; 
"Comentario ao breve catecismo": versŝ o de Juventino Marinho; 
"Manuel de Hermeneutica Sagrada", por A. Almeida; "Entre 
nos", coluna de Tio Bento, e "Noticias Mundiais". Os redatores 
eram, as vezes, substituidos; algumas se^Ses n2io acompanharam 
a revista ate o fim. 
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Uma vez divulgada a edi^ao de maio de 1946 - n^ 5 do 
ano XXXIII - Expositor ficou suspensa, em virtude da 
necessidade de serem melhoradas as oficinas gr^cas. N5o 
voltou, contudo, a publicar-se, vindo a ocorrer, tres anos depois, 
sua fiisao com o Norte Evangelico (Biblioteca Publica do 
Estado). 

LUZEIROS DA EPOCA - OrgSo do clube de igual nome, 
circulou, numero unico, no Camaval de 1914, dia 22 de 
fevereiro Humoristico e noticioso (Inf. do Album. 1923 V 

A COOPERACAO - Ouinzenario Imparcial de 
Propaganda Agricola. Comercial. Artistica e Industrial -
Apareceu no dia 9 de julho de 1914, em formato de 50 x 31, 
com quatro paginas de quatro boas colunas. Redatores - Luiz 
Brasil, Fausto Galo e Perilo Gomes; gerente - Jose Calazans de 
Figueiredo- RedagSo e oficinas a rua Santos Domont, 15. Tabela 
de assinaturas: anual - 6$000; semestral - 4$000; para fora da 
cidade: 7$000 e 5$000, respectivamente. Numero avulso -
100 reis. 

Visava, segundo o editorial de abertura, intitulado "Pelo 
trabalho", ao soerguimento e propaganda do cooperativismo sob 
suas formas gerais, acentuando: "Orgao de uma agremiagSo 
sequiosa de adiantamento e trabalho, sera o campeSo das lutas 
do pensamento, em cuja arena ter9ara as armas de que se 
servira, apenas como portador de uma ideia". 

Com uma pagina de anuncios, a principio, aumentando ate 
completar duas, o periodico teve curta vida, durante a qual, 
precedendo o noticiario, dKoilgava colabora^So de Amadeu 
Aguiar, t a m b ^ assinando-se Silva Neri: Luiz Moreira, Cicero 
dos Santos e Vicente Trevas, que terminou participando do 
corpo redacional. 
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O ultimo numero aNdstado foi o T, datado de 15 de 
outubro (Biblioteca Publica do Estado). 

O GLADIO - OrgSo Quinzenal Litero-Noticioso - Entrou 
em circulafSo no dia 15 de junho de 1915, em formato de 
36 X 25, com quatro paginas de quatro colunas, impresso na 
tipografia do Norte Evangelico, a ma Dr. Rosa e Silva, 31, onde 
se instalara tambem a reda^ao. Diretor - Massilon Pinto da Silva 
Souto; redatores - Pedro Chaves Peixoto Filho, Antonio T. 
Gueiros, Francisco Leal, Artur Maia e Cecilia Rodngues. 
Assinaturas; anual - 3$000; semestral - 2$000. 

Constava do artigo de apresenta9ao, que ocupou mais de 
uma pagina: "Tendo a visSo estetica, procuraremos, tanto 
quanto nossa for9a o permitir, expressar saos pensamentos em 
frases buriladas, associando, dest'arte, o belo ao util". Mais 
adiante: "No terreno da politica, seremos imparciais. A politica, 
em quase todo o mundo, deixou de ser a arte de bem govemar, 
tomando-se um flagelo para os povos". 

Concluindo, acentuou o editorialista que O Qadio se 
colocava "ao lado do povo, para defender-lhe os interesses por-
ventura espinhados". 

A edi95o inicial divulgou, nas paginas do centro, 
produ96es dos redatores, dedicando a ultima a reclames 
comerciais. 

Ao que tudo indica, ficou suspensa a publica9ao. 

O n"* 1, anon, saiu a 30 de junho de 1916, quando a 
dire9ao passou a ser exercida por Pedro Chaves. Houve, 
iguaimente, altera9ao no corpo redacional, que ficou assim 
organizado: J. Cabral, Americo Maia, Cecilia Rodrigues e 
Antonio Teixeira Gueiros. 
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Servido de judiciosos comentarios e vasto noticiario; 
"Segao Charadistica", a cargo de Francisco GusmSo; 
"Solicitadas" e uma pagina de anuncios, O Gladio, divulgou 
principalmente, longo estudo de C. C. Duclerc, sob o titulo "A 
regenera^ao do Brasil", trabalho que ocupou varias edi96es. 
Foram outros colaboradores: Artur Maia, o mesmo Lino do 
Vale: Almerinda Alves; Olimpio H Rocha, A Brasil, Jethro 
Saraiva e tenente Vilela Junior. 

Continuou a circular regularmente, entrando 1917 (no 
cabe9alho consta 1916, evidente erro tipografico) com o n® 13, 
de 2 de Janeiro, que foi o ultimo (Biblioteca Publica do Estado). 

r 

O ABC - Orgao Literario. Noticioso e Independente - O 
n^4, ano I (linico comprovante encontrado), circulou a 16 de 
abril de 1916, em formato de 26x 17, com quatro paginas de 
tres colunas. Trabalho grafico das oficinas d'O SertSo. Redator -
JoSo Correia de A. Sobrinho; gerente - Sindulfo H. Correia 
Josue. PublicagSo quinzenal, adotara a seguinte tabela de 
assinaturas: ano - 2$000; semestre - 1$000; trimestre - 0$600, 
para fora da cidade: 2$400, 1$200 e 0$800, respectivamente. 

Focalizou, em editorial, a necessidade de instruir-se a 
classe operaria, completando a edi9Sio artigo de A. PantaleSlo, 
soneto de Rossilon D'Avila, noticiario e charadas. Anuncios na 
quarta pagina (Biblioteca Publica do Estado). 

LUMEN - Periodico Independente, Consagrado as 
Ciencias. Artes e Letras - O n** 3, ano I, circulou no dia 7 de 
junho de 1916, em formato de 36 x 24, com quatro paginas de 
quatro colunas. Dire^ao de Amadeu de Aguiar e Ruber van der 
Linden, fiincionando a redagio a rua Santos Dumont, 76. 
Assinatura anual - 3 $000. 
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A edi^ao inseriu colabora^So de Fausto Rabelo e Am^rico 
Maia, afora o que escreveram os redatores; mais "Postais 
masculinos". Vinha publicando o romance "Natas", de Emile 
Zola, ocupando o alto das terceira e quarta paginas, em forma de 
livro, para recortar e encademar. Dedicou meia coluna, apenas, 
a anuncios (Biblioteca Pubiica do EstadoV 

Consoante informagSio do Album, o jomal Lumen, 
fundado a 1 de maio de 1916, estendeu sua existencia ate 1 de 
Janeiro de 1917. 

O INFANTIL - OrgSo Literario. Noticioso e Independente 
- Apareceu no dia 17 de junho de 1918, em formato de 34 x 23, 
com quatro paginas de tres colunas. Diretores e gerentes -
Mario Correia, Abdias de melo e Durval Souto. Impresso na 
tipografia d'O SertSo. Pretendendo publicar-se quinzenalmente, 
adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano - 3$000; semestre -
1$500; para fora da cidade: 3$500 e 2$000, respectivamente. 
Numero avulso - 100 reis. 

Jomal de "meninos ainda muito mo^os", mas "cheios de 
amor as letras", destinava-se, conforme o editorial "Nosso 
programa", a noticiar os fatos que se fossem desdobrando no 
interesse da coletividade. 

Edi9ao modesta, inseriu cronicas ligeiras dos redatores, 
soneto de Gumercindo de Abreu, transcri^des e abriu concurso 
de beleza infantil, sendo a ultima pagina de anuncios. 

Teria ficado no primeiro numero (Biblioteca Pubiica do 
Estado). 

O IMPARCIAL - OrgSo Noticioso e Independente -
Comecou a circular no dia 11 de setembro de 1921, em formato 
de 47x31, com quatro paginas de cinco colunas, tendo a 
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reda^ao e oficinas instaladas a rua Dantas Barreto, 43. Diretor -
Vicente Dantas Filho; redator-chefe - Antonio Nemesio; 
redatores - Climaco Correia, Otavio Brandao, Adjuto de Melo 
Dantas e Everardo Coelho; gerente - Francisco Dantas. 
Assinaturas: anual - 10$000; semestral - 6$000. Numero avulso 
- 0$200. 

Sua materia constituia-se de editorial em tomo de temas 
locais, noticiario, se^ao comerciai, "Varias", "Solicitadas"e 
quase duas paginas de anuncios, alem da colabora9ao assinada 
que, semana e meses afora, se ia revezando ou substituindo, 
inclusive atraves de se^oes a curto prazo. Os colaboradores 
foram: Abdisio Vespasiano; Silva Neri, o mesmo Amadeu 
Aguiar, que come^ou assinando a cronica "Area de Noe"; 
Danton (pseudonimo do diretor), com as "Pilulas - Dizem..."; 
M. X.. autor de "Sinapismo"; Tiago Veloso; Gumercindo de 
Abreu; Belo Prado, responsavel pelos "Perfis" ate o n° 17, 
continuados, apos intervalo, por Jacinto e Mao Negra: GrastSo 
de Oliveira, que escreveu, nos primeiros meses, a serie "Pro-
Bemardes"; Acurcio, o Jovem. com a serie de artigos "O 
Direito, em doses"; Janotinha, autor dos versos satiricos "Uma 
por semana"; Osiris Caldas, JoSo Virgilio GalvSo, etc. 

Em fevereiro de 1922 aparecia um colaborador estranho: 
Lupercio Escobar Viegas, vindo do Rio de Janeiro, que 
pertenceu, durante dois meses, ao corpo redacional. No mes de 
margo eram mencionados, como reporteres, Gastiio de Oliveira e 
Fausto de Barros Bezerra, e o gerente era substituido por 
Licurgo Machado. Em abril iniciava-se um concurso de beleza 
feminina; come90u a se^io "Registro feminino", em versos de 
sete silabas, assinada por Lenita, que n5o era "outra" senSo o 
dentista (depois, lider politico) Barros de Carvalho, logo mais, 
em junho, adido a equipe de redatores, entSo desfalcada de 
Nemesio, Climaco e Otavio Brandao. Foi quando outro gerente 
emergiu: Jose Elesbao de Araujo. Ocorreram um concurso 
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desportivo e uma "Se^ao de Horoscopo", do Dr. Thabador. Por 
outro lado, o periodico mantinha correspondentes no Recife, em 
Canhotinho e nas Aguas Belas. 

A 7 de setembro de 1922, edi^ao de aniversario, ilustrada 
com cliches, escreveu a reda^ao que, "vencendo sacrificios de 
toda sorte", procurou sempre O Imparcial "encaminhar os 
habitantes da terra natal na trilha da paz, da ordem e do 
progresso". 

Logo mais, a edigao de 18 de novembro dava boa 
cobertura noticiosa a posse do prefeito Luiz de Barros Correia 
Brasil, poeta e jomalista, um dos colaboradores do jomal. 

A partir de dezembro figurou no expediente: 
"Hebdomadario informativo sem ligafoes partidarias e 
consagrado as Artes e as Letras". Alterou-se, novamente, o 
corpo redacional, que ficou assim constituido, alem do diretor: 
Amadeu Aguiar, na chefia, Gumercindo de Abreu, Everardo 
Coelho e Francisco Dantas, o secretario. 

Nesse fim de ano, estava sendo processado, por "crime de 
imprensa", Vicente Dantas Filho, porque criticara a presta^So de 
contas do ex-prefeito Almeida Filho ao Conselho Municipal. 
Tendo sido pronunciado, o jomalista-reu requereu habeas-
corpus. Ja em abril de 1923, o Superior Tribunal de Justi9a do 
Estado anulou a seten9a do juiz de direito local e concedeu a 
medida. 

Outra ocorrencia envolveu o diretor-proprietario da folha: 
agredido, a 20 de maio, pelo medico Luiz Guerra, mesmo 
defronte da igreja, Dantas Filho, revidou, havendo pugilato, sem 
outras conseqiiencias devido a interven9ao de amigos de parte a 
parte. O agressor sentira-se ofendido com uma "pilula" de 
Danton. 
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Nova modifica?ao verificou-se no corpo redacional a 4 de 
agosto de 1923: reapareceu Adjuto Dantas, na qualidade de 
redator-chefe e diretor interino. Afastaram-se os redatores de 
dezembro, menos Everardo, ao qual se juntaram Otavio B. 
Caldas e Humberto Camara. 

A primeira edifao de oito paginas veio no dia 11 de 
setembro do ano em referencia, em papel roseo, ilustrado, com 
colabora^ao especial. Saiam raras edi?6es de seis paginas. 

Continuou O Imparcial circulando normalmente, em 1924, 
substituido o gerente por Jorge Lins Caldas, sempre aos 
sabados, com materia variada e duas paginas de aniincios. O 
revisor era Artur Maia, tambem encontradi^o com o pseudonimo 
de Lirio do Vale. 

Em meio a enorme quantidade de colaboradores bissextos, 
salientaram-se Ruber van der Linden, JoSo da Roya, Genesio 
Vilela, Durval Jose (do Recife), Claudio da Costa, Pedro de 
Holanda, Americo Maia, Oger ("Profilaxia"), Tito GalvSo Filho, 
J. Coelho Filho, Jose Balsamo, Paulo Filho, Frederico 
Codeceira, Belferston ("Cronica Sportiva"), Ar Scenico 
("Teatrais"), Yves e Carloges. que se bateu, em artigos diversos, 
pela nacionalizagio da administraglo da Great Western (atual 
Rede Ferroviaria do Nordeste). 

Ao iniciar-se 1925, ja pobre de materia interessante, 
aumentado de aniincios, o seman^o viu-se esvaziado de 
redatores. Restavam o diretor Dantas Filho e o gerente. Mas 
teve novos colaboradores, a saber: XaviCT. com as "Falencias"; 
A. B. C . autora da "Se^So feminina"; R. Moniz Barreto, Alcides 
Pimentel, etc. Iniciou, sem resultado, um concurso para Prefeito. 
NSo deixou, porem, de ser jomal bem noticioso. 
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Ate o n^51, de 11 de setembro de 1925, ao completar 
quatro anos de existencia ininterrupta, circularam 205 edifoes^^ .̂ 

Apos tres anos de inexistencia de comprovantes, com 
provavel periodo de suspensao, foi possivel encontrar, entre 
papeis avulsos, dois exemplares d'O Imparcial: os n^ 46 e 47, 
ano Vn, de 4 e 13 de agosto de 1928, Nenhuma diferen^a no 
aspecto material, mas o sub-titulo mudou para "OrgSo de Livre 
Opiniao". Nova equipe: redator-chefe - Hibemon Wanderiey; 
gerente - Jose ElesbSo de Araujo, funcionando a reda^ao na rua 
Santos Dumont, 180. Tabela de assinaturas: ano - 10$000; 
semestre - 6$000; trimestre - 4$000. Ambas as edifdes foram 
dedicadas a memoria do bispo D. Joao Moura, tendo por 
motivos a chegada do corpo a Garanhuns e o 30° dia do 
falecimento, figurando retrato na primeira pagina. No mais, so 
anuncios (Biblioteca Publica do Estado). 

r 

O POTO - Numero unico, de fei^ao humoristica, foi 
publicado no Natal de 1921 (Inf. do Album. 1923V 

O APOSTOLO - OrgSo da Paroquia, teve seu primeiro 
numero posto em circula^So a 1° de Janeiro de 1922 (Inf do 
Album). 

O PORTA-VOZ - OrgSo Literario. Noticioso e 
Independente - Fundado a 15 de Janeiro de 1922, conforme o 
registro do Album, so foi possivel avistar longinquo 
comprovante: o n° 30, ano I, de 22 de outubro, em formato de 
32 X 22, com seis paginas. Diretor - Tiago Veloso, funcionando 
reda^Sio e oficinas na rua Dr. Jose Mariano, 25. Assinaturas: ano 
- 5$000; semestre - 3$000. Numero avulso - 0$100. 

^̂> Al̂ m de algumas outras lacunas, a colê So existente inicia-se com o 
n° 18, de 7 de Janeiro de 1922. 
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Abriu a edi^ao editorial em tomo do "curso do processo" 
que Jose de Almeida Filho estava movendo contra o diretor d*0 
Porta-Voz, seguindo-se-lhe as se^Ses "De Glicerio - Perfil", por 
TriUer, e "Chispas", a cargo de M M. L.; soneto de Pedro Lima; 
noticiario e duas paginas de anuncios. 

Resta, ainda, entre avulsos, o n** 34, de 26 de novembro, 
que inseriu colabora^So de G. A., focalizando tema agricola; 
Gumercindo de Abreu e Manuel Lucas. So uma pagina de 
reclames comerciais, uma vez acrescida a parte noticiosa 
(Biblioteca Publica do Estado). 

O GAROTO - Poucas edifoes, publicou-se em 1922, 
tendo como redatores Manuel Vieira, Jo5o Miranda e Jose Lins 
Caldas. Tinha o objetivo de incitar "a petizada o gosto pelo 
jomalismo" (Inf. do Album). 

O TIC-TAC - Niimero unico, de feî ao humoristica, teria 
circulado em 1922. Redator - Hamilton Morals (Inf do AlbumV 

BOA TARDE - Outro orgSo humoristico aparecido em 
1922, sem data, como os precedentes, nSo determinada (Inf do 
Album). 

O PROLETARIO - 6rg5o "dos interesses da classe^ 
circulou em 1922, sem mais pormenores (Inf do Album). 

O AVANTE - Revista evangelica, teria circulado durante 
varios anos (Inf do Album). 

REGISTO DIOCESANO - Publicayao de Interesse do 
Clero - Ocorreu primeiro niimero no mes de maio de 1922, em 
pequeno formato de 24 x 14, com quatro paginas, tendo ao lado 
do titulo cliche com as insignias do Bispado. Encarregado da 
reda9§o - o secretario da Diocese de Garanhuns. 
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Serviu de apresenta^ao a "Circular n*̂  5", assinada pelo 
bispo D. Joao Moura, cujo segundo topico dizia: "O Registo 
Diocesano sera um refletor, de mais perto, de tudo o que 
conceme a Diocese; sera por isso mesmo, uma documenta^ao 
menos esparsa e mais ordenada. Prop6e-se a estabelecer uma 
convivencia espiritual mais completa entre a sede e as paroquias, 
com esclarecimentos mais diretos, inspira96es mais locais e 
qui?a mais oportunas". 

No "Aviso n̂  6", da Secretaria do Bispado, dizia-se nSo 
haver sido estipulado pre^o de assinatura para o Registo. 
"devendo ser espontaneo o auxilio de cada um para tSo util 
publica^ao diocesana". 

Prosseguiu o pequeno orgSo com edi^Ses ora de oito ora 
de quatro paginas, em papel acetinado, divulgando os atos da 
Santa Se e da Curia diocesana, alem da se^ao "Notas e Noticias" 
e materia liturgica instrutiva. A numera^^o fazia-se seguida e a 
publicag^o foi ininterrupta, salvantes alguns casos de edi^oes 
comuns de dois e ate de seis meses em conjunto. 

Com a edi^ao de janeiro/abril de 1932 completou-se o 
primeiro volume, com o total de 740 paginas. Come^ou o 
segundo no mes de maio, continuando, como anteriormente, at6 
junho de 1936<^>, provdvel ultimo niimero, com o total de 156 
paginas (ColeySo padre Tarcisio Falcaoy^>. 

GARANHUNS-JORNAL - Bissemanario dos Interesses 
Coletivos de Garanhuns - O n® 2, ano I (unico avistado) circulou 

<*) Segundo o cdnego Alfredo Xavier Pedrosa, no seu livro "Letras Cat61icas 
em Pemambuco", o Registo Diocesano nSo sobrevivera k morte do seu 
fundador, o bispo D. Jo9o Moura. Como se pode observar, nilo foi feliz a 
infomiafdo; o prelado de Garanhims faleceu em 1928. 
^^ Na Biblioteca Publica do Estado existem comprovantes correspondentes 
ao periodo de 1933/36. 
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no dia 2 de agosto de 1922, em formato de 32 x 22, com quatro 
paginas de quatro colunas estreitas. Trazia, junto ao titulo, o 
slogan: "A mentira e a lan^a dos vil6es. A verdade, a coura9a 
dos nobres". Dire?ao de Tiago Veloso e confec^ao da Tipografia 
Modema. Tabela de assinaturas: ano - 10$000; semestre -
6$000, mediante pagamento adiantado. Numero avulso - 0$100. 

A edi9ao abriu com editorial a respeito do progresso do 
municipio, seguindo-se soneto de Humberto de Campos 
(transcri9ao), noticiario e uma pagina de anuncios. Na 2* pagina 
viu-se uma inova^ao: tres colunas, por 21 centimetros de altura, 
foram ocupadas pelo suplemento humoristico O Binoculo, 
lendo-se abaixo do titulo: "Redator e gazeteiro - o homem da 
capa amarela" Materia ligeira, com base na verve e na satira 
(Biblioteca Publica do Estado). 

Publicar-se-ia o Garanhuns-Jomal as quartas-feiras e aos 
domingos... 

(1822) GARANHUNS (1922) - Numero unico, datado de 
7 de setembro, publicou-se em homenagem ao primeiro 
centenario da Independencia do Brasil Formato grande e 
imponente feigSo gr^ca, em quatro colunas largas, com quatro 
paginas, foi impresso as expensas da Prefeitura, sob a dire^So de 
Francisco Sales Vila Nova e Melo, distribuindo-se 
gratuitamente. 

Divulgou, a par de noticiario e mais informa^oes sobre a 
data, artigos de Luiz Brasil, Agilberto Dourado, Ruber van der 
Linden, Amadeu d'Aguiar, Gumercindo de Abreu, J Coelho 
Filho e Abdisio Vespasiano, e diversos cliches, a ressaltar os do 
prefeito Jose de Almeida Filho, do juiz Ernesto Vieira Santos e 
do lider politico Antonio Souto (Coleyao Sales Vila NovaV 
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ALBUM DO NfUNICIPIO DE GARANHUNS (1923) -
Saiu no mes de Janeiro, edipao de 154 paginas, em papel 
acetinado, formato oblongo (16 x 23) e capa de cartolina, 
impresso na Tipografia Norte Evangelico. Organizadores -
Abdisio Vespasiano e Alvaro Lemos. 

De agradavel fei9ao, ocupou-se do desenvolvimento do 
municipio, focalizando o historico de sua funda^ao, clima, 
popula^ao, possibilidades materiais, intelectuais, comercio e 
industria. (Deveria ter circulado a 15 de novembro de 1922, com 
o objetivo de homenagear a data da proclama^ao da Repiiblica, 
o que nao ocorreu por motivos imprevistos). 

Escreveram no Album, em prosa ou verso, os seguinte 
intelectuais: Artur Maia, Osvaldo Valpassos, Ruber van der 
Linden (tambem ilustrador), Augusto Galvao, Manuel QuintSo, 
Manuel Maia Lucas, Everardo Coelho, Joaquim Coelho Filho, 
Gumercindo de Abreu, Americo Maia, Pedro Lima, Narcisa 
Brasil Coelho, Maria Brasil Maia, padre J. Elisio Cavalcanti, 
Mario Lira, Abdisio Vespasiano, Francisco Sales Vila Nova e 
Melo e Amadeu Aguiar, que tambem escreveu usando o 
pseudonimo Silva Neri. 

O progresso da cidade, das vilas e povoados de Garanhuns 
foi assinalado, inclusive atraves de copioso servi9o fotografico, 
figurando, igualmente, cliches dos mais destacados filhos da 
terra. Tres paginas de honra divulgaram listas de assinantes do 
Album, constando da primeira os nomes do rei Alberto, da 
Belgica, e do presidente portugues Antonio Jose de Almeida, 
alem de personalidades brasileiras (Coleyao Mauro Lima). 

O POLYMATHICO - Orgao do Gremio Polimatico de 
Garanhuns - Foi dado a publicidade o n̂  1 em pequeno formato, 
com quatro paginas, impresso em papel couche, tendo como 
diretor Artur Maia e redatores Jose JoSo de Carvalho e Abdisio 
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Vespasiano. Estampou "cliche da diretoria e alguns socios e o 
historico do Gremio; depois, colabora^ao e noticiario"(Jomal do 
Commercio. Recife. 31/05/1923V 

O ORIENTE - Periodico Independente e Noticioso de 
Propaganda Litero-Cientifica - Fundado a 30 de setembro de 
1923, circulou o n*' 5, ano I (inexistentes comprovantes 
anteriores) no dia 25 de novembro, em bom formato de quatro 
paginas. Tra2da ao lado do titulo o seguinte conceito de 
Feuchteleben: "O nosso fim e dar ao espirito uma dire^ao geral, 
sa e verdadeira, alarga-lo, livra-lo das vas quimeras, po-lo ao 
alcance dos remedios certos". Redatores - Gumercindo de 
Abreu, Hortencio Costa e Antonio Brasil. 

A publica^ao prosseguiu, restando guardado o n̂  13, 
ano I, de 20 de Janeiro de 1994, so constando do cabe^alho o 
nome Gumercindo, feito diretor-proprietario. 

Contaram as duas edi?6es, a par de noticiario, comentarios 
e variedades, com a colabora^So de Costa Rego Junior, F. 
Amaral, G. Lemos, Lalor Mota e Abdisio Vespasiano 
(Biblioteca Publica do EstadoV 

O CLARIM - OrgSo Literario. Noticioso e Independente -
Fundado a 12 de julho de 1925, publicou-se o n*̂  97, ano II (n§o 
existem exemplares arquivados de nenhuma das 96 edifSes 
anteriores), no dia 5 de junho de 1927, em formato de 47 x 29, 
com quatro paginas a seis colunas de nove ciceros. Dire9ao e 
propriedade de Manuel Vieira dos Anjos; gerente - Caetano 
Alves. Lia-se ao lado direito do titulo: "Jomal livre de quaisquer 
correntes politicas ou religiosas". Semanario, adotou a tabela de 
assinaturas a seguir: ano - 6$000; semestre - 3 $500; trimestre -
2$000. Pre^o do niimero avulso - 0$100, Redagao a rua Santos 
Dumont, 92. 
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Seguiu-se a circula^So regular, ocupando-se, 
invariavelmente, de assuntos de interesse do municipio, a par de 
amplo noticiario ligeiro dos acontecimentos e da vida social 
locais, ficando duas paginas para reclames comerciais. Era 
taxativa a presen^a de um soneto, em coluna dupla, na pagina 
de frente, quase sempre transcri9ao. Rara a materia assinada, a 
destacar o comentario geral de D. Casmurro e a cronica 
humoristica de Mandovani. Algumas edi96es faziam-se 
acompanhar do Suplemento Semanal Ilustrado, do Rio de 
Janeiro. 

Solenizou O Clarim a data do seu segundo aniversario - 12 
de julho - com paginas, seis das quais repletas de aniincios. 
Prosseguiu, ate o n"* 109, ano HI, de 4 de setembro, quando 
ficou suspenso. 

"Depois de alguns meses de for9ado interregno", voltou O 
Clarim a "arena jomalistica" no dia 10 de mar90 de 1929 - n*̂  1, 
ano I (2* fase) - sob a mesma dire9ao, sendo Tiago Veloso um 
dos redatores. Passou a imprimir-se em oficinas proprias, 
situadas, junto a reda9ao, na rua Santo Antonio, 328-A. Nova 
tabela de assinaturas: ano - 10$000; semestre - 6$000. Numero 
avulso - 0$200. Paginas de cinco colunas normals. 

Apenas "orgao Independente", passou a ter melhor 
conteudo, editorial de duas colunas na primeira pagina, sueltos, 
apreciavel servi9o noticioso e variedades, reduzida a materia 
paga. Depois, apresentou-se com seis paginas. E Instituiu o 
concurso: "Qual a crian9a mais bela de Garanhuns?" 
Colabora9ao, rara, de Ildefonso Lopes ou Ruber van der Linden 
e constante transcri9ao de contos Malba Tahan. 

Edi9ao recorde foi a de 12 de julho de 1929: doze paginas, 
comemorativas do quarto aniversario da funda9ao, contendo 
artigos de Amadeu Aguiar e Ildefonso Lopes; uma pagina de 
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sonetos famosos; outras transcri^oes, cliches de jomalistas e 
flagrantes da cidade<^). 

Mais algumas semanas e uma vez divulgado, a 29 de julho, 
o n*̂  20 da 2̂  fase, findou a existencia do bem feito penodico 
(Biblioteca Publica do Estado). 

JORNAL DE GARANHUNS - OrgSo independente, deu a 
luz o primeiro numero no dia 30 de Janeiro de 1927. Direfao de 
Samuel Marinho. Apresentou "boa copia de noticias e 
comentarios". Focaiizaria, segundo o seu artigo-programa, "com 
probidade, todas as causas, para desmentir o aviltamento e o 
oprobrio dos que profanam a consciencia e a moral", 
acentuando: "Havemos de nos conduzir pelo caminho da 
verdade; seremos os interpretes das necessidades de nossa terra; 
seguiremos o curso dos sentimentos vigorosos do raciocinio, da 
ordem e da regularidade das coisas, para repousarmos no mais 
fiel e mais perfeito equilibrio e modera9ao. Aqui nos colocamos 
como atalaia para tudo contemplar e vigiar"(Inf do Jomal do 
Commercio, Recife. 13/02/1927). 

Outra unica noticia do Jomal de Garanhuns. 
proporcionou-a A Provincia, de 18 de maio, que acusou o 
recebimento de um exemplar. Achava-se sob a orientafao de 
Samuel Marinho e Olegario Azevedo. 

GAZETINHA - Orggio Noticioso, Critico e Mundano -
Fundado a 20 de maio de 1928, circulou o n̂  9, ano I (nao 
encontrados os anteriores) no dia 15 de julho, em formato de 
30 X 23, com seis paginas a quatro colunas estreitas de 

<*) Uma nota redacional da grande edi<^o demonstrou ser Garanhuns a 
cidade nordestina onde circulava, k ^poca, maior qoiantidade e 6rg3os. Eram 
eles: Norte Evang^lico, O Sertgo, Expositor. LicSes Intemacionais, Vida 
Jnvcnil, P^rolas da Infancia. The Firing Line. O Clarim. Gazeta dc 
Garanhiin's e A T.ny do 15 
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composi^So. Diretor - Celso Calazans de Figueiredo; redator-
chefe - Telmo Dantas; gerente - Jaime Luna. Reda93o a rua Dr. 
Manuel Borba, 122. Tabela de assinaturas: ano - 6$000; 
semestre - 4$000. Pre^o do exemplar - 100 reis. 

A edi^ao dedicou a primeira pagina ao falecimento do 
bispo D. JoSo Moura, seguindo-se "Vida automobilistica"; 
poesias de Aldo e De Figueiredo; cronica de Zorro: 
"Instantaneos", por Kodak (pseudonimo de Jaime Luna); 
noticiario e reclames comerciais. 

Outro exemplar manuseado: n̂  3, ano III, de 24 de maio 
de 1930. Dire9ao e propriedade de Jaime Luna, tendo como 
redator-secretario Dermeval Matos. Reda^So a mesma rua, 166. 
Parcela linica de assinaturas: mes - 0$500. Embora com apenas 
quatro paginas, comemorou o segundo aniversario (dia 20) da 
publica^ao, focalizando "a atua^So inteligente de Celso Calazans 
de Figueiredo, seu fundador e diretor-proprietario durante algum 
tempo". Divulgou colabora^ao de Heli LeitEo, Mauro e A. 
Cavalcanti, continuando os "Instantaneos, de Kodak; noticiario e 
anuncios. 

Encontrado, finalmente, on® 16, ano HI, de 7 de setembro 
de 1930, transferida a reda?3o para a rua Santo Antonio, 230, 
l°andar. Seguiu o mesmo ritmo, sendo nova colaboradora a 
sonetista Miss Passeata (Biblioteca Vand der Linden e gentileza 
de J. Luna). 

GAZETA DE GARANHUNS - Fundada de 1928. Dire^ao 
e propriedade de Jaime de Oliveira Luna; redatores Manuel do 
Rego Barros e Gumercindo de Abreu Rego; gerente- Jos6 
Alvaro Lins (Inf. Alf. Leite). 
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TIC-TAC - Folha humoristica, redigida por Josemir Rosa 
Coireia, circulou em 1928. Talves cinco numeros (Inf. Jaime 
Luna). 

BOA TARDE - Orgao da AGA (Associa?ao 
Garanhunense de Atletismo), sairam tres numeros, entre 1928 e 
1930. Era dirigido por Tirso Ivo (Inf. J. Luna) 

O COMMERCIO - Orgao da Associa9ao Comercial de 
Garanhuns - Circulou o n^ 9, ano I (faltam exemplares dos oito 
primeiros), no dia 26 de agosto de 1928, em bom formato de 
47 X 29, com quatro paginas de cinco colunas. Diretor - Ademar 
Travassos; redator-chefe - Manuel Vieira dos Anjos; gerente -
Caetano Alves^^) . Assinaturas; anual - 10$000; semestral -
6$000. Pre^o do niimero avulso - 0$200. 

Tendo as paginas centrais repletas de aniincios, que ainda 
sobravam para a quarta, o restante da materia do semanario, em 
seu prosseguimento, constava de comentarios, alguma 
transcrifao, inclusive soneto na pagina de frente, topicos 
economicos e noticiario. 

A edigao de 15 de novembro saiu com oito paginas, na 
primeira das quais vinha o editorial de exaltagSo a repiiblica, em 
tipo corpo 18, num quadro de vinhetas. 

Jomal sem atra^oes, cumpriu sua missao ate o n° 34, que 
saiu a 24 de fevereiro de 1929<2). 

*̂) Manuel Vieira e Caetano Alves mantiveram o peri6dico durante o 
periodo de suspensao d*0 Clarim. 
^^ Segundo noticia d'O Clarim, a Associag^o Comercial, em reimi§o de 7 
de mar(^ de 1929, dd>ateu a su^)ensao definitiva d'O Comercio. "por 
medida econdmica**. 
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O orgao da Associa^So Comercial de Garanhuns 
reapareceu, em segunda fase - n̂  1, ano I - no dia 18 de junho de 
1950, obedecendo ao mesmo formato, impresso em papel verde 
e destinado a publicar-se nos terceiros domingos de cada mes. 
Diretor - Orlando Wanderley, fiincionando a reda95o na rua 
Melo Peixoto, 236. Assinaturas: anual - Cr$ 12,00; semestral -
Cr$ 6,00. 

"Sempre independente", segundo o editorial de abertura 
declarava-se livre "de quaisquer correntes politicas ou 
religiosas". N5o Fazia promessas, desejando apenas movimentar 
o meio intelectual, pugnar pelos interesses da terra, observar os 
acontecimentos "e comenta-los com isenfSo de animo e absoluta 
imparcialidade**. 

Boa edi^So, inseriu o artigo "O que faz a Associa^So 
Comercial", assinado pelo diretor; a se9§o "De tudo um pouco", 
de Berilo Rentes; comentarios; vasto noticiario geral e alguns 
anuncios (Biblioteca Publica do Estado). 

NSo encontrados outros comprovantes, e prrovavel tenha 
O Commercio morrido logo ao renascer. 

A SEMANA - Niimero unico, de 1929. Tinha como 
diretor Josemir Rosa Correia e redator-chefe Antonio Brasil (Inf. 
Jaime Luna). 

O ESFORCO - 6rgao do Gremio Literario Martins Junior 
- Inexistentes exemplares das duas primeira edigSes, mas 
estreado na primeia semana de julho, saiu a lume o n® 3, ano I, 
em setembro de 1929, em formato de 30x21, com quatro 
paginas de tres colunas. Diretores - Carlos Jose de Araujo e 
Efenor A Correia; reporter desportivo - Angelus. Impresso na 
Liv./Tip. Helena, a rua Santo Antonio, 437, tinha reda^So no 
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Instituto Martins Junior. Assinatura semestral - 1$200, para fora 
da cidade - 2$000. 

Circulou o n° 5 no mes de dezembro, edi9ao especial de 
seis paginas, declarando-se, unicamente, "orgao independente". 

Alem de noticiario especializado, O Esforyo divulgava 
literatura incipiente dos redatores e outros alunos, tais como: 
Diogenes Barbosa, Joao Silva Costa, Bertoldo Pinheiro e 
Antonio Cavalcanti, enquanto Olin redigia a se^So "Perfil". 
Estampou (no n** 5) cliches de professores. N5o faltaram, nas 
duas edi^oes manuseadas, alguns anuncios, principalmente do 
Instituto (Biblioteca Publica do Estado). 

O QUARENTA E CINCO - Orgao Oficial do Tiro de 
Guerra 45 - Apareceu a 7 de setembro de 1929, em formato de 
33 X 23, com quatro paginas de quatro colunas estreitas. 
Propriedade dos Atiradores; diretor - Josemir Rosa Correia; 
secretario - Manuel Gouveia. Impresso na Tipografia Modema, 
a rua Dr. Jose Mariano, instalou reda9ao na rua Santo Antonio, 
370. 

Destinava-se a "propaganda civico-militar, com aprova^Sio 
do sargento instrutor". Ao lado do titulo, lia-se a exclama^ao: 
"Lembrai-vos, 6 mocidade! que nas linhas de tiro descansa a 
grandeza da patria". E constava do editorial de apresenta^So: 
"Tera vida propria e cicurla^ao gratuita. Quer, apenas, da 
comunidade, a quem se prop6e servir, a un^So moral do seu 
apoio e a ben9§o acrisolante da sua solidariedade". 

A par de artigos patrioticos da reda^So, o niimero de 
estreia inseriu outros, assinados por A S . , M. C. Araujo e 
Manuel Lins, e iniciou a divulga^do do estudo "O Tiro e sua 
genese. Perlustrando o passado (Biblioteca Publica do Estado)." 
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Consoante informa^ao de Jaime Luna, ocorrerram mais 4 
ou 5 edifSes do orgSo civico-militar. 

A LUZ DO 15 - Orgao Literirio e Noticioso da Sociedade 
do Colegio 15 de Novembro - Fundado em 1928, nao restam 
comprovantes das tres primeiras edi96es. O n** 4, ano II, foi 
publicado a 11 de novembro de 1929, em formato de 31 x 23, 
com 20 paginas de papel acetinado, capa de cor, nela inscrita a 
frase: "Vita sine litteris mors est". Diretor - David Glass; 
redator-chefe - Heli LeitSo; auxiliares - Olivio Correia, Joel 
Leitao e Hermany Soares; gerente - Djalma M. Wanderley. 
Trabalho grafico das oficinas do Norte Evangelico. 

Edi9ao dedicada ao novo predio do Colegio 15 de 
Novembro, abriu o texto a pagina "Editoriais", seguindo-se 
produfSes, em prosa ou verso, de M. W., ou seja, J. Marinho 
Wanderley; Rute de Melo Correia, Astro Errante, Hibemon 
Wanderley, Leticia L. Jatoba, J. Marinho, Sinval de Carvalho, 
George Harold Glass, Emani Santos, Uzzae Canuto, M. Soares, 
Jeremias M. Sena, Luiz O. Maia e outros, alem da turma do 
corpo redacional; algum noticiario e paginas de anuncios. 

A publica9§o teve curso irregular. Por outro lado, foram 
pouco eficientes as fontes visitadas: o Colegio e antigos alunos. 
O periodico recifense A Voz dos Agnes Erskine. edigSo de 
novembro de 1933, deu noticia de haber circulado um novo 
numero d'A Luz do 15. Mais algum tempo, o semanario 
garanhunense Tempos Novos informou, a 8 de setembro de 
1935, que A Luz do 15 tinha voltado a publicar-se. 

Outro exemplo manuseado: n̂  5, ano DC, de 20 de 
novembro de 1936, com 24 paginas, figurando na capa cliche do 
corpo docente do Colegio. Diretor-gerente - J. Mauricio 
Wanderley; redator-chefe M. Jasseli; secretaria - Helena Sales. 
Inseriu colabora^So de Heli LeitSlo, Torquato Maximo dos 
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Santos, Miguel Jasselli, Iraci Correia dos Santos, E. Marinho, 
Rene Medeiros, Coralia Soares Vilela, Jairo F. Rocha, J. M. W., 
F. F. Gueiros, Solano Trindade, Uzzae Canuto, Luiz Schettini e 
outros. 

Avistado, finalmente, o n"* 3 ano XI, de 15 de novembro de 
1939; 20 paginas e o mesmo diretor-gerente. Novos: redator-
chefe - Augusto Clementino Pinto; secretario - Eurico Jos6 
Cadengue. Colaboradores: Edmundo Jord^o, Jo5o Domingos da 
Fonseca, Ruber van der Linden, Senir Jatai de Sampaio, Luiz 
Souto Dourado, Clotilde Cavalcanti, Americo Raposo, 
Gasparino da Silva, Heronides de Almeida, Jasseli, etc. 

(As edifSes consultadas constituiram gentileza de 
Torquato Santos e professor Mauricio Wanderley. 

ALMANACK DE GARANHUNS - Para 1930 - Sob a 
diregSo de Idelfonso Lopes e Tiago Veloso, apareceu em 
formato de bolso - 16 x 10, com 96 paginas, sendo impresso no 
Recife, na Se9ao de Artes Graficas da Escola de Aprendizes 
Artifices. Pre90 do exemplar - 1$000. 

PublicafSo modesta, come^ou pela parte charadistica, 
orientada por In^cio de Siqueira. Seguiu-se interessante artigo 
de Anisio Galvao, a respeito de Garanhuns, vindo a seguir: 
Calendario, Horoscope, Indica96es Uteis, Variedades, versos de 
Jose Austregesilo Filho e Herondina Pessoa, fotografias da 
cidade e boa quantidade de reclames comerciais. 

NSo passou do primeiro numero (Col. Jaime Luna e 
Biblioteca Publica do Estado de SergipeV 

FUZARCA - Jomal humoristico, circularam, apenas, tres 
numeros, em 1930, datas nao determinadas. E)ire9ao de Jaime 
Luna e Josemir Rosa Correia (Inf J. LunaV 
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O JORNAL - 6rg§o de Livre Qpiniao - Fundado a 15 de 
fevereiro de 1930, sem que restem suficientes comprovantes 
arquivados, publicou-se o rf 20, ano I, no dia 28 de junho, em 
grande formato de 58 x 45, com quatro paginas a sete colunas 
de composi^ao. Diretor - C. Mairink; redator-secretario -
Hibemon Wanderley; gerente - Angelo Cibela. Reda^So na ma 
Santos Dumont, 138. Tabela de assinaturas: ano - 20$000; 
semestre - 12$000. Pre^o do exemplar - 0$200. 

Semanario dos mais bem feitos de Garanhuns, tanto 
material quanto intelectualmente, embora so repletas de 
anuncios as paginas centrais, apresentou-se bem servido de 
artigos, sueltos, reportagens, variado noticiario, etc., sendo 
principal colaborador Seve-Leite, signatario da cronica 
hebdomadaria "NSo leiam". 

Outra linica edii}ho encontrada: o n*̂  36, de 6 de setembro 
do mesmo ano, reduzido o formato para 55 x 40, sem mais 
altera96es. Nova materia nele inserida: *'No96es de agricultura 
pratica", por Afonso Notaro (Biblioteca Publica do Estado). 

O BINOCULO - Orgao Independente. Noticioso e 
Humoristico - Saiu a lume - n^ 1, ano I - no dia 16 de mar90 de 
1930, em formato de 3 2 x 2 3 , com quatro paginas de quatro 
colunas estreitas. Fundador - Francisco Femandes; dire^ao e 
propriedade de Tirso Ivo e Josemir Correia. RedagSo ma de 
Santo Antonio, 370. Assinatura mensal - 0$500; numero avulso 
-0$100. 

Voltava, conforme o editorial intitulado "Ressurgindo**, 
depois "de longa ausencia (?), ao convivio alegre e a atividade 
de sempre". NSo tra^aria programa, porque nSo Ihes dava 
credito, acrescentando: "Mas, pelos interesses de Garanhuns e 
do seu povo - tudo faremos". 

124 



Logo estabeleceu uma pagina de humonsmo, a terceira, 
humonsmo decente, "sem manchar a moral de quem quer que 
seja". 

Publicado semanalmente, O Binoculo cumpriu sua missSo, 
completando cada edi^ao pouco mais de uma pagina de 
aniincios. No n̂  5 ja nSo constava do cabe^aiho o nome de Tirso 
Ivo. E passou a admitir assinaturas anual e semestral, a 5 $000 e 
3 $000, respectivamente. No n** 9 apareceu Antonio Cavalcanti 
(dono dos pseudonimos Espadachim e Cavante) feito redator-
chefe, o qua! veio a arcar, sozinho, com a responsabilidade do 
jomal. 

Foram principals colaboradores; Antonio Brasil, 
Conselheiro Amador. Linguarudo. J. Kalado. Binoculista. Ze do 
Mato e Astro Errante. 

O n̂  25, de 31 de agosto, em lugar do titulo O Binoculo, 
exibiu: o ?... ?..., sem aduzir qualquer esclarecimento. Foi o 
ultimo posto em circulars© (Biblioteca Publica do Estado). 

D I A R I O D E G A R A N H U N S - Orgao Independente. 
Noticioso e Informativo - Entrou em circula^So a 1° de maio de 
1930, no formato de 32 x 24, com quatro paginas de quatro 
colunas estreitas, impresso na Tipografia Modema, a rua Dr. 
Jose Mariano, 71. Dire^Sio e propriedade de Tiago Veloso e 
Manuel Vieira, tendo como gerente A. Brasil, logo na segunda 
semana substituido por P. Ataide. Reda^Slo a rua de Santo 
Antonio, 230, l^'andar. Assinatura mensal - 2$500; numero 
avulso - 0$100. 

Lia-se no artigo de apresentafSo, intitulado "Fala de 
trono": "...sera um orgSo t§o livre como o possa ser. .numa 
republica onde Liberdade e Verdade tem sofrido singulares 
eclipses... A despeito de tudo, entretanto, n§lo calcaremos os 
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direitos dos frageis em beneficio dos mais fortes. Nossas portas, 
assim, estarSo abertas as reclamaQoes mais justas, sendo bem 
certo que peferiremos fechar nossa humildade tenda a 
contemporizar com indignidades. Queremos nossa mocidade 
incolume, robusta e inabalavel". 

Repetindo, por algum tempo, o cabe^alho na terceira, as 
vezes com seis paginas (duas de aniincios), seguiu o depois 
cognominado Diarinho a sua meta, comentando e noticiando os 
fatos e acontecimentos da cidade, divulgando notas comerciais e 
algum servigo telegrafico, logo mais suprimido. No terceiro mes, 
iniciava um concurso de beleza infantil. 

Ocorreram sucessivas modifica^oes no corpo diretivo-
redacional, a cometar de 26 de junho, quando se afastou Manuel 
Vieira. A 4 de julho eram admitidos: Mario Lira - diretor-
substituto; A. Cavalcanti - redator comercial, o professor Joao 
de Sousa - redator-chefe, substituido, onze dias depois, por Ivo 
Junior. Dario Rego ocupava a gerencia. 

Prosseguindo a serie de altera^Ses, Mario Lira, que 
adquirira a propriedade do Diario, assumiu o cargo de diretor, 
terminando assim, a 7 de agosto, a gest^o de Tiago Veloso^^), 
ao mesmo tempo que desapareciam os demais nomes do 
cabe^alho. Logo a reda^ao transferiu-se para o predio da 
tipografia. Atingido o n*' 108, de 7 de setembro, a nova dire^So 

<̂ ) Em artigo sob o titulo "Agressao a jomalistas", no Correio dc Catcndc, 
de 13/07/1930, escreveu Manuel Martins: "Ultimamente, o sr. Tiago 
Veloso, diretor do D i ^ o dc Garanhtms, tamb^m foi desacatado. O seu 
jomal fizera acrimoniosas censuras ao viajante da Companhia Antarctica, o 
qual, jiintamente com alguns companheiros, andara praticando algumas 
inconveniencias no decorrer de uma farra em que se meteram a 25 de junho 
ultimo", "...o principal ofendido entendeu de vingar-se do diretor do D i ^ o 
de Garanhuns, agredindo-o a tabicadas na feira local e evandindo-se mais 
tarde para Caniani". 
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elevcu o formato para 37 x 26, a cinco colunas, tambem 
estreitas, de composi^ao, melhorando o servi^o redacional. 

Tendo apoiado a causa politica da Alian^a Liberal, o 
Diario deu boa cobertura ao evento da revolugao brasileira, da 
qual participou, nas trincheiras do Recife, o diretor Mario Lira, 
depois de nomeado prefeito de Garanhuns. 

Novas altera^oes: a 20 de novembro assumiram os cargos 
de redator-chefe e secretario, respectivamente, J. Coelho 
Rodrigues e Ivo Junior Um mes depois, este ultimo passou a 
substituir o primeiro, que, por sua vez, assumiu a direcao. 
Enquanto isto, Dario Rego voltava ao cargo de gerente. O pre^o 
da assinatura mensal subiu para 3 $000 e o do exemplar para 
0$200, tabela que permaneceu ate o fim. 

Ao iniciar-se 1931, cresceu mais um pouco o formato: 
46 X 30, com seis colunas, apondo-se a esquerda do titulo: "O 
unico jomal de circula^ao diaria no interior do Estado". 
Distribuiu-se melhor a materia, com predominancia do 
noticiario, meta primordial. A 20 de Janeiro apareceu 
interessante se^ao camavalesca, a cargo de Ze Pereira, incluindo 
sonetos diarios de Ze Garanhuns. Ivo Junior assumiu a fun9So 
de diretor-substituto a 15 de fevereiro. 

Eram colaboradores esporadicos: J. Lira Andrade, 
Reinaldo Lins, Doryleu. M. Dourado, Angelo Cibela, Eme 
Daraujo, com o comentario "Novas e Velhas"; Irany, Edmundo 
JordSo, Azarnor, Joao Domingos da Fonseca, etc. A 16 de julho 
iniciava-se a divulgatSo, em folhetim, do romance "Justi9a de 
aldeia", de Daniel D'Arca. 

Com edifao de 1̂  de setembro voltou o Diario ao formato 
anterior e definitivo. Nesse mes, a 21, afastava-se Ivo Junior da 
direcao, sendo substituido por JoSo Domingos. No mes 
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seguinte, a 16, entrou Limeira Tejo, para a reda^ao, escrevendo, 
ate 5 de dezembro, o comentario municipalista intitulado "Todo 
Dia", assinado com as iniciais. 

O regime de altera^oes no setor pessoal prosseguiu em 
1932. No dia 26 de abril Manuel Clementino de Araujo assumia 
a dire^ao, ficando o corpo redacional contistuido de Joao 
Domingos, J. Coelho Rodrigues, Tiago Veloso e Ivo Junior. 
Este ultimo ascendeu, novamente, ao cargo de diretor a 19 de 
julho, para entrega-lo a J. Coelho Rodrigues no dia 25 de Janeiro 
de 1933. 

As sucessivas modifica^oes no corpo redacional n3o 
alteraram, todavia, a circula^ao ininterrupta do matutino. No 
mes e ano por ultimo mencionados apareceu Luprestes 
(pseudonimo de Morse Lira), com artigos incisivos, em acesa 
campanha contra a arregimena9ao dos cat61icos em partido-
politico, contra as atividades da Liga Eleitoral Catolica, contra a 
interven^ao dos 6rg5os da Justi^a na politica partidaria e contra 
o soutismo. Travou-se entao, prolongada polemica com O 
Monitor, jomal catdlico da cidade, a qua! envolveu outros 
nomes, como JoSo Domingos, tambem atraves do Diario de 
Garanhuns. e Luiz Delgado, d'A tribuna. do Recife, e ainda o 
Clero, atraves dos piilpitos. Tudo voltou a normalidade apos as 
eleifSes. 

Na edi^So de 9 de abril - ainda 1933 - come9ara o 
Diarinho a usar, abaixo do titulo: Orglo filiado a AssociagSo da 
Imprensa do Interior de Pemambuco". Veio do mes anterior o 
inicio da se^So "Assuntando", com a assinatura de Zeno Cova 
(pseudonimo de Joao Domingos). 

Solenizando, a 1° de maio, a data do terceiro aniversario 
de fiindagao, com 24 paginas, dizia o articulista: "Orgaozinho 
revolucionario que o foi continua a se bater, com o memo ardor 
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civico e a mesma fe periodica, pela realiza^ao dos objetivos 
colimados, lutando sempre nas linhas avan9adas pelos 
postulados que fizeram tantos martires, legando a posteridade 
paginas brilhantes de Civismo e amor a grandeza da patria". 

Essa edifao especial apresentou colabora?ao de Artur 
Brasiliense Maia, Morse Lira, Ruber Van der Linden, Bemardes 
Junior, Edmundo Jordao, Gumercindo de Abreu, Paulino de 
Barros, Tavares Correia, Ranulfo Goulart, Luiz Brasil e outros. 

Por motivo de enfermidade, o diretor J. Coelho Rodrigues 
foi substituido, a 10 de maio, por Dario Rego, que vinha 
ocupando a gerencia. No mes de julho foi quando mais se 
acentuaram as altera^oes no cabe^alho Assim e que, no dia 1, o 
diretor foi substituido por Tiago Veloso, mas, no dia 14, voltava 
Dario Rego ao seu posto, para ser substituido a 23 por Joao 
Domingos Dizia, a proposito, o editorialista, aludindo a 
orienta9ao do Diario: 

"Politicamente, nao transigira com o soutismo, seja qual fo 
a sua modalidade. Na politica nacional, louvara os atos bons, 
como censurara os maus. Em sua: o interesse da coletividade 
prevalecendo sobre tudo: eis o seu lema". 

A 24 de outubro ocorreu nova altera^ao, voltando Dario 
da Silva Rego as fun^oes de diretor, e no dia 5 de novembro -
1933 - lia-se a nota: "Por motivos de for^a maior fica, desde ja, 
suspensa a circula^ao desta folha". 

Pouco mais de um ano depois, reapareceu o Diario de 
Garanhuns a 15 de Janeiro de 1935, sob a dire^ao de Luiz 
Shettini, ocupando a gerencia Dario Rego Alem da materia 
oridinaria, apresentava "Respingos", se^ao a cargo de Leo do 
Vale (Morse Lira) e copy rights da Uniao Jornalistica Brasileira, 
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a que depois acrescentou os da Agenda Nacional e da Lux-
Jomal. 

Varios meses decorreram sem alterafao, ate que, no fim de 
novembro, voltava Mario Lira ao cabecalho, na qualidade de 
diretor, tendo a colaboracao de Tiago Veloso e J. Coelho 
Rodrigues. 

Depois de nova temporada de normalidade, Dario Rego 
adquiriu, a 16 de agosto de 1936, a propriedade do jomal, 
passando a dirigi-lo, com Morse Lira feito redator-chefe e 
Manuel Virginio na gerencia. Este deixou o cargo um mes 
depois, o qual so foi preenchido no dia 30 de outubro, por Pedro 
Alcides de Figueiredo Lima, que o exerceu ate o fim. 

Nesse mesmo ano, em novembro, abriu-se, no Diario. 
forte polemica, de carater gramatical, entre Morse Lira, com a 
assinatura de M, e Amadeu Aguiar, este pelas colunas d'A 
Razao, semanario local. Apareciam outros trabalhos, assinados 
por Nilo Costa, J. Pemambuco, Jairo Pinto de Araujo, etc. 

Em fins de maio de 1937, ao esbofar-se a campanha 
presidencial, surgiu, no Diarinho, um artigo de apoio a 
candidatura Armando de Sales Oliveira a Presidencia da 
Republica, enquanto Zeno Cova aplaudia a apresenta^So do 
nome de Jose Americo de Almeida. No dia seguinte, o jomal 
inseria, na primeira pagina, dois artigos, em pendant, assinados, 
respectivamente, po Morse Lira e JoSo Domingos, cada um em 
apoio ao seu candidato. Estava portanto, aberta a luta e, no dia 4 
de junho, o redator-chefe (Morse Lira) publicava um nota "Ao 
publico", em que dizia: "Fecho, hoje, o ciclo de minhas 
atividades no Diario de Garanhuns. E e muito constrangido que 
o fafo. Ha cerca de seis anos, desde 1932, que o Diarinho vinha 
sendo objeto constante de meus sonhos e minhas vigilias". E 
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acrescentou: "De tal forma me identifiquei com a sentinela civica 
do sertao que parto saudoso at^ do seu prelo". 

No dia seguinte, J. Coelho Rodrigues assumia as fixn^oes 
de redator-chefe, publicando manchete e artigo de flindo pro-
Jose Americo, com o que iniciou aberta campanha em favor do 
grande paraibano a Presidencia da Republica. Mas, afastou-se 
logo, uma vez encerrada a campanha, sendo substituido, a 6 de 
outubro, por JoSo Domingos. No mes seguinte, dia 14, voltava 
Morse Lira a chefia da reda^fio, declarando, em editorial, que o 
Diario nSio sofî eria "solu^Sio de continuidade no servir a 
Garanhuns, a Pemambuco e ao Brasil". 

A colabora^ao, nesse ultimo ano, era principalmente 
mantida por Jo§o Domingos da Fonseca ou Zeno Cova, este 
sempre "Assuntando"; J. M. S. (Jeremias M. de Sena), que 
escrevia "Sem assunto"; Luiz Schettini, o da cronica intitulada 
"NSo leia!..."; Jairo Pinto de Araujo ou, simplesmente, Jairo, o 
das "Coisas a Cidade"; e outros menos assiduos, como Osvaldo 
Mariano, Eurico Costa, Ariel, Perminio Asfora, Heli LeitSo, etc. 

Morse Lira, no ultimo mes, adotou o pseudonimo de 
Macario, com ele assinando, entre outros, o artigo "Oh! a 
Justi9a!...", que Ihe valeu ser denunciado pelo Tribunal de 
Justiga do Estado, mas absolvido pelo Tribunal do Juri de 
Garanhuns. 

Estava no fim a existencia do Diario de Garanhuns que, 
nos ultimos dias, ainda noticiou, com o melhor destaque, a posse 
do prefeito eleito Celso GalvSo. 

A 29 de dezembro, um editorial apelava para o publico do 
municipio, dizendo textualmente: "N5o permitais que venha a 
perecer a voz que se tem erguido sempre para dizer la fora e 
aqui dentro que somos uma gande terra e um povo nobre". 

131 



O apelo todavia, nao surtiu efeito, porque, no dia seguinte 
- 30 de dezembro de 1937 - com o n° 1755, circulava a 
derradeira edi^ao do Diarinho (Biblioteca Publica do Estado).^^>. 

O ANZOL - Encontrado, algures, o n"* 6, datado de maio 
de 1930, sem fixar pormenores. 

O CONDOR - Avistado (onde'^) o nM, de junho de 1930. 
Dire^ao de Manuel Virgilio da Silva, ocupando a gerencia 
Sanelva Aragao. 

REVISTA DE GARANHUNS - Surgiu a 15 de novembro 
de 1930, obedecendo ao formato de 28x20, com 36 paginas, 
algumas em papel couche. Dire^ao de Jose Hibemon Wanderley. 
Confeccionada em oficinas proprias, a rua Santos Dumont, 138, 
assinava-se a 10$000 por anualidade, custando 1 $000 o 
exemplar. 

Magazine bem feito, exibiu na capa modema alegoria do 
pintor Luiz Jardim, impressa a cores. Expressivas palavras de 
apresenta^ao abriram o texto, segundo as quais a Revista vinha 
dizer a gente de Garanhuns "as belissimas estrofes de um poema 
de audacia" Vencera a incredulidade; deixou de ser um sonho, 
transformando-se em realidade. 

"A Revista de Garanhuns - aduziu, ao influxo do sanque 
novo que circula em suas paginas, tem os olhos sempre votados 
para as alturas, so tem desejos bons E sinceros... E uma 
grande vontade de servir bem a terra onde vai circular. E a gente 

^̂^ ColajSo desfalcada 
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pra quem e feita". Em conclusao: "...se desaparecer um dia, 
deixara uma semente que fecundara mais tarde'*(*>. 

Graficamente trabalhada com esmero, a edi?ao, a par de 
regular quantidade de reclames comerciais, inseriu produ^oes 
literarias, em prosa e verso, de Hibemon, Joao Vasconcelos, 
Jose Auto, N. de Azevedo Melo, Kainara (pseudonimo de Ines 
de Araujo Lemos), Manuel Lubanbo, Gumercindo de Abreu, 
Seve-Leite, Joaquim Cardoso (poesia e desenho), Olivio 
Montenegro, A. A., Uzzae Canuto, Ferreira dos Santos, Angelo 
Cibela, Racine Guimaraes e Luiz Jardim, este ultimo tambem 
ilustrando diferentes trabalhos; mais um desenho de pagina de 
Manuel Bandeira. Duas outras edi^oes da Revista de Garanhuns 
foram publicadas, a ultima das quais em Janeiro de 1931, 
ostentando alegorias de cada capa ineditas, sempre a cargo de 
Luiz Jardim. 32 paginas de texto. Novos colaboradores: Ivo 
Junior, Raquel Lima, Hercules de Oliveira, Virgilio Costa, Willy 
Lewin, Francisco de Oliveira Leite, Luiz Lelio, Nelson de 
Alcantara, Jose Morais, Rodrigues de Paiva, Ida Souto Uchoa, 
Luiz Teixeira Pinto e Ruber Van der Linder, este com ilustra9ao 
propria. Mais variedades e parte social. 

Nada obstante o desvanecedor acolhimento que Ihe fora 
dispensado, o interessante magazine nao conseguiu sobreviver 
(Biblioteca Publica do EstadoV 

(*) A Revista de Garanhuns,muito bem recebida no Recife, mereceu 
carinhosa cronica de Willy Lewin, no Diario da Tardc, enquanto o Diario 
de Pemambuco a considerou luna "iniciativa arrojada". 
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O NORDESTE - Jomal de agradavel fei9ao material, em 
vistoso formato de cinco colunas, surgiu a luz da publicidade no 
dia 12 de fevereiro de 1931, para publicar-se as quintas-feiras, 
tendo como diretor-proprietario Pedro Augusto Cameiro LeSo 
Sobrinho. 

No artigo de apresenta^ao, dez centimetros acima do 
cabe^alho, este encimado pelo titulo "Eis porque surgiu", dizia 
ser mais um facho de luz "no campo augusto das jomadas puras, 
visando apenas, o ideal da perfeiifSo democratica. A imprensa -
acrescentava - compete guiar esta onda imensa que e o povo; o 
povo que anseia a luz clara dos conhecimentos que orientam e 
conduzem apaz". 

O articulista focalizou o movimento revolucionario de 
1930, que colocou no poder o sr. Getulio Vargas, num 
"movimento de reivindica^ao de seus direitos conspurcados 
pelos maus govemos. Dai, mais uma sentinela avan9ada do povo 
nordestino, para dizer das necessidades, para defender seus 
direitos e para lembrar aos poderes constituidos, sempre que for 
preciso, o cumprimento das promessas feitas". E, concluindo: 
"Estribados, pois, na verdade e no bom senso, com os olhos fitos 
em Deus, procuraremos fligir das discussSes inuteis, batendo-
nos pela estabilidade de nossas institui9des politicas, pugnando 
pelos principios da razao e da justi?a, que formam a grandeza de 
um povo e enobrece uma ra^a". 

O semanario, que tinha redagSo a rua Santo Antonio, 393, 
adotou a seguinte tabela de assinaturas: ano - 10$000; para fora 
do municipio - 12$000 Numero do dia - 200 reis. Impressio da 
Tipografia Helena, a rua Santo Antonio, 437. 

O primeiro numero, a par de artigos de Edmundo JordSo e 
Ruber Van der Linden, prestou significativa homenagem ao 
"martir Jo3o Pessoa". No segundo, o editorial ainda fazia as 
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vezes de manchete, abaixo da qual vinha o respectivo titulo 
"Porque somo pobres", ecimando o cabegalho. Depois, 
normalizou-se a colocagao deste no alto da pagina. No lado 
esquerdo figurava um pensamento celebre em cada edi^ao. 

Seguiu o bem feito periodico sua trajetoria de lidimo 
defensor das causas populares, atraves de alentados editoriais e 
da cronica semanal "Coisas da ro^a", porem raro servifo 
noticioso, completando as edi96es cerca de uma pagina de 
anuncios. Na parte literaria, teve o redator-secretario 
Gumercindo de Abreu a primazia, assinando, sempre, numa 
mesma edi^ao, poema e conto ou novela, a comegar com 
"Rosalina", que ocupou cinco rodapes. Agaene escrevia sobre 
Instru9ao e Educa9ao; De Paulo Neto, "Notas Economicas"; 
Edgar Oliveira, sobre Avicultura; A. Notaro, sobre Agricultura; 
Luiz Frazao mandava artigos de Correntes, alem de mais alguns 
colaboradores, que se iam substuindo pelo tempo afora. 

O Nordeste promoveu intensa campanha pr6-alfabetiza9ao 
de adultos, que se viu vitoriosa com a instala9ao de uma 
Cruzada, pormenorizadamente noticiada na edi9ao de 28 de 
maio-

Ja vinha divulgando, desde 23 de abril, ampla reportagem 
em tomo da excursSio que realizaram os seus diretor e redator-
secretario, atraves de 39 localidades do sertSo pemambucano, 
veificando as necessidades da regiao e fazendo "a propaganda do 
ensino aos adultos, tendo em vista a instru9ao como o principal 
fator das melhoras coletivas'V A inser9ao estendeu-se ate a 
edi9ao de 25 de julho, constituindo-se pujante trabalho de 
observa9ao. E o regulamento da Cruzada Pr6-Alfabetiza9ao de 
Adultos foi publicado na de 8 de agosto. 
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Mas O Nordeste encerrou sua existencia de orgao bem 
onentado, com o n"" 27, de 29 de agosto (Biblioteca Publica do 
Estado)'. 

A TRINCHEIRA - Circulou em 1931, sob a dire9ao de 
Jaime Luna, tendo como redator-chefe Josemir Correia. Apenas 
tres numeros, sem mencionar datas (Inf. J. Luna). 

PAGINAS SOLTAS (com aprovagao eclesiastica) - O 
n° 5, ano I, saiu a 29 de mar^o de 1931, em formato de 23 x 15, 
a duas colunas de composi^ao. Materia so religiosa, doutrinaria. 

Segundo o Boletim Infomativo. continuava a publica^ao 
de Paginas Soltas em 1932, 

O MONITOR - Jomal Independents Social e Noticioso -
Impresso em oficinas proprias, situadas a rua Dr. Severino 
Peixoto, 19, junto a reda^ao, iniciou sua existencia a 15 de maio 
de 1931, em formato de 48x30, com seis paginas de cinco 
colunas. Diretor - padre Diegues Neto; redator-chefe - Genesio 
S. Vilela. Tabela de assinaturas: ano lOSOOO; semestre - 6$000. 
Pre90 do exemplar - lOOreis, elevado para 0$200 a partir do 
n^7. 

Come^ou assim o artigo de apresenta^ao: "0_Sertao, 
velho orgao da imprensa de Garanhuns, reaparece hoje sob outra 
denomina^ao - O Monitor - e inteiramente reformado, consoante 
vinhamos anunciando. Reaparece com outra fei^ao grafica, com 
outro aspecto mais interessante. Um jomal de seis paginas, 
variado, noticioso, informativo, fixando os acontecimentos mais 
palpitantes do momento, defendendo os interesses das classes, 
propugnando pelo bem estar coletivo. Um jomal, tanto quanto 

Cole<;ao desfalcada. 
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possivel, aproximado dos processes inteligentes da imprensa 
modema. 

Gravita, porem, em tomo desse esfor9o reformativo com 
que nos apresentamos o mesmo ideal que entao nos animava: a 
defesa da Igreja Catolica. Fazendo um jomal mundano, capaz de 
agradar as onimodas exigencias do publico ledor, nao 
prescindimos, entretanto, da sadia orienta^ao catolica que 
sempre nos guiou", 

Depois de outras considera^oes, frisou o editorialista: 
"Declarada, como esta, a falencia do individualismo, no seculo 
que corre, nao e justo que continuemos a trilhar o mesmo 
tortuoso caminho. Voltemo-nos para o sobrenatural, que e a 
nossa finalidade na terra. O mundo nao e o fim; e o meio E a 
nossa estrada para a etemidade. Preocupemo-nos mais com a 
Jornada que nos conduz ate la, pois que o acesso e por demais 
escabroso. 

O Monitor, alentado, assim, por esse alto ideal de 
renovafao espiritual do nosso meio, nao olhara trabalhos nem 
obices Convertera, tambem, as sua oficinas num prelio 
incessante contra o erro, a heresia, o frio indiferentismo religioso 
e tantos outros males que contagiam o nosso corpo social. Sera 
ainda do seu programa cuidar dos interesses gerais do municipio 
e dos interesses daqueles que constituem a Diocese de 
Garanhuns". 

Comefou a publicar-se as sextas-feiras, mas logo no sexto 
numero foi transferido para os domingos. 

A par de comentarios redacionais e variado noticiario, 
divulgava O Monitor, a principio, algum servi90 telegrafico do 
pais e do exterior; se^ao de elucida^ao doutrinaria, sob o titulo 
"Para os mofos", extraida do livro "Lutas da mocidade", do 
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padre J. Cabral, e colabora^So especial, assinada por Edmundo 
Jordao, Paulo Cintra, Diegues Junior, etc. 

A 2 de agosto, afastou-se da dire^ao o padre Diegues 
Neto, por motivo de saude, sendo substituido pelo monsenhor 
Jose de A. Callou, e assumiu a gerencia Agilberto Dourado. 
Com artigos enviados do Rio de Janeiro, iniciou-se, a 20 de 
setembro, a colabora95o de Antio de Mendon9a (pseudonimo 
do jomalista catolico Jose Soares de Azevedo). 

Circulando, inicialmente, com seis paginas, O Monitor 
reduziu-as para quatro, uma vez transcorridos os primeiros 
meses. ^ 6 s a edi^So de 20 de dezembro, proporcionou ferias 
coletivas de Natal e Ano Novo ao pessoal das oficinas (pratica 
que manteve pelos anos seguintes), so voltando a lume no dia 10 
de Janeiro de 1932. Promoveu campanha para aquisi9ao de mil 
novos assinantes, mediante a organiza9ao dum sorteio de dois 
premios mensais, o primeiro de 200$000 em dinheiro, e o 
segundo constante da isen9ao do pagamento de uma assinatura 
anual. Admitiu a nova se9So "Coisas da Vida", cronica regional 
de P. R. (Padre Rocha Barreto); outros trabalhos de colabora9§o 
do padre J. Cabral, Paulino de Barros, etc., correspondencia dos 
distritos e municipios vizinhos, nao deixando de reacender, de 
vez em quando, a campanha contra o protestantismo. 

A edi9ao do primeiro aniversario, a 15 de maio, nada 
apresentou de extraordinario, alem do editorial comemorativo, 
entre cliches dos responsaveis pela dire9ao e dos principais 
colaboradores. 

Quinze dias depois, divulgava, num quadro, tipo negrito, 
na primeira pagina, sob o titulo "Ao publico", a nota a seguir: 
"Por mais de uma vez o Diario de Garanhuns nos tem 
censurado, provocando discussio e animosidades. Queria, 
talvez, for9ar-nos a sair do nosso programa, descendo a retaliar 
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suas descabidas invectivas. NSo temos tempo nem gosto para 
isso, e mesmo nossa missao e outra, so em proveito da boa 
orientafao da coletividade, a qual nos apraz servir". 

Nabor Cavalcanti, que, poucos meses antes, substituira 
Agilberto Dourado na gerencia, foi por sua vez substituido, a 21 
de agosto de 1932, interinamente, pelo chefe da oficina Manoel 
Virginio. 

Alem da boa colabora95o, que vinha divulgando, do padre 
Camilo Torrend, o periodico iniciou, a 18 de setembro, a 
publica^ao, em rodape, do romance contemporraneo 
"Temprestades", de Frei Pedro Singing. 

No lugar do nome do redator-chefe Genesio Vilela, passou 
a figurar, desde 8 de Janeiro de 1933, o seguinte: "Redatores -
diversos". Nesse ano, O Monitor fez campanha a prol dos 
principios da Liga Eleitoral Catolica ante as elei^oes para a 
Assembleia Constituinte, proclamando, na edi^So de 2 de julho, 
que a vitoria alcan^ada "foi verdadeiramente formidavel". Nos 
meses de maio edejunho, alimentou polemica com o Piano 
de Garanhuns. 

Novo cliche do cabe^alho foi adotado a partir de 9 de 
julho, deixando espa^o a esquerda para um quadro com 
pensamentos e conceitos de homens celebres. Abaixo, lia-se: 
"Periodico Independente". Novos colaboradores foram 
aparecendo, em substitui^So aos primeiros, como J. Caldas, Luiz 
Shettini, Osvaldo Santos, Luiz Gama ("Do meu cantinho"), 
padre Nelson Barros de Carvalho, Nilo Tavares, Fernando Mota 
e outros. A 10 de dezembro assumiu o padre Manuel da Rocha 
Barreto a hmgio de redator-chefe, que acumulou junto as de 
gerente e revisor, que ja vinha exercendo. Assim passou 1934. 
No Expediente dizia-se que o periodico nSo adotava a reforma 
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ortografrica oficial. Ao atingir 1935, assumiu a gerencia Jose R 
Barreto 

O Monitor esteve suspenso, em 1936, pelo espa?o de um 
mes, voltando a circula^ao a 12 de abril, ainda sob a direfao do 
monsenhor Jose A. Callou, sendo redator-chefe o padre Tarcisio 
Falcao e gerente Rafael A. Grouveia. As oficinas graficas 
passaram por sensiveis reformas, mantida, porem, a mesma 
fei^ao do jomal. Iniciou-se a divulga^ao, em rodape, na terceira 
pagina, do romance de Amelia Rodrigues "Um casamento a 
moderaa". Sepoes principais adotadas: "Fatos"; "Pelas 
paroquias"; "Se?ao Religiosa" e "Sociais". Colabora^ao de 
Hircano Gralba, Crispo, Mauricio Gomes de Sa, etc A partir de 
17 de Janeiro c*. 1937, lia-se, abaixo do titulo: "Filiado a 
Associa9ao de Imprensa do Interior de Pemambuco". 

Finda a divulga^ao do romance, iniciou-se, a 7 de mar^o o 
"Perdao", de Georges Thierry. Nova se^ao criada: "Catonices", 
de Catao. Desde 4 de julho, deixou de figurar no cabe9alho o 
nome do padre Tarcisio Falcao, como redator-chefe, por haver-
se ausentado da paroquia, so sendo o cargo preenchido a 3 de 
abril do ano seguinte, pelo padre Otoniel Passos. 

De quando em quando, surgiam apelos, organizavam-se 
comissoes petitorias em prol de auxilio financeiro O Monitor 
inclusive com a intercessao de sacerdotes das paroquias vizinhas, 
sem o que se tomava dificil a existencia do orgao e vexatoria a 
sua manuten^ao, consoante nota da gerencia. 

Em data de 16 de Janeiro de 1938 vagou a gerencia, 
ficando os assuntos atinentes sob a responsabilidade do diretor. 

Nesse ano passou o semanario a contar com auxilio 
financeiro da Municipalidade, mediante a inser9ao de 
publica96es oficiais, em virtude do que vohou a dar algumas 
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edi^oes de seis paginas. Colabora^ao, tambem intelectual, do 
prefeito Celso Caldas Surgiram as "Questiunculas de 
Portugues", por Jatahy de Sampaio, mais artigos do padre J. 
Cabral, poemas do padre Nelson B de Carvalho, cronicas 
ligeiras de Carlos Maia e Jose Florencio Filho escreveu uma 
serie de artigos sobre a "A^ao Catolica", seguida de outros 
temas. 

A maior edi^ao d'O Monitor - oito paginas - ocorreu a 
20de novembro de 1938, a cores, em homenagem ao nobo Bispo 
da Diocese de Garanhuns: D. Mario Villas-Boas. 

Ocupou a fun^ao de redator-chefe, em 1939, o Diacono 
Joel Morais, sendo gerente Abdoral Morais. A folha permanecia 
em boa forma, inserindo, a par das se^oes de orientagao catolica, 
materia bastante variada, manchetes, lisonjeiro trabalho grafico, 
as vezes imprimindo-se com tinta azul ou duas cores. 
Prosseguiu, pelos anos afora, contando com a colabora?ao de 
Alcides Niceas, autor das "Dominicais"; padre Nelson Barros de 
Carvalho, Luiz Souto Dourado, padre Antonio Teles, A, 
Negromonte, Guerra de Holanda, Luiz Luna de Almeida, Chefe 
Barros (Escotismo), Orlando Morais, O S . , Nelson de 
Alcantara, Tadeu Rocha, Franco Leal, E. Sa, etc. 

A 19 de abril de 1942, com a retirada do padre Callou, 
passou a dirigir o semanario o padre Joel Morais, ocupando a 
gerencia J. J Carvalho. Na edi^So de encerramento do ano, de 
25 de dezembro, a duas cores, a primeira pagina ilustrada, 
escreveu a reda^ao: "Foi um ano pesado. Se e pesado fazer 
periodismo no interior nas epocas normais, sabem os que 
compreendem a gravidade de nossa missao o que seja manter um 
jomal em tempos duros e dificies como os que vivemos. Novas 
lutas estao a nossa espera no proximo ano. Mas, nao tememos a 
luta, pois temos Deus por nos e a boa vontade dos amigos para 
nos ampararem". 
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A partir de mar^o de 1943 tomava-se O Monitor "orgao 
da A?ao Catolica Diocesana", sob a dire^ao do padre Pedro 
Magno Godoi, verificado o afastamento do padre Joel, que 
servia como redator-chefe<^) . A reda^ao, com as oficinas, 
transferira-se para a Avenida Santo Antonio, 17. E o pre^o do 
exemplar subiu para Cr$ 0,30 (jk em vigor a nova moeda: o 
cruzeiro). 

Avistado o n"* 27, de 3 de outubro de 1943, ausente do 
cabe^alho o nome do gerente Carvalho, ocorre extensa lacuna 
nas duas cole^oes manuseadas, o que indica ter O Monitor 
ficado suspenso por alguns anos... 

Vem apos o n̂  12, ano XXII (?), de 31 de outubro de 
1948, declarando-se "orgao independente". Diretor - padre 
Mario M. Porto. Pre^o da anualidade - Cr$ 25,00; semestre 
Cr$ 15,00, custando o niimero avulso sessenta centavos. 
Constava, ainda, do Expediente: "Para aniincios, publica?6es e 
assinaturas - com a Secretaria do Bispado, todos os dias, das 9 
as 11 horas - Palacio Episcopal". 

*̂) Em artigo intitulado "Um jornalista ardoroso c leal**, cscrcvcu Luiz Souto 
Dourado, na edi^^ de 21 de mar9o: "E quase impossivel fazer-se um jornal, 
principalmente do interior, longe da redagSo. Mas o padre Joel fazia O 
Monitor de Angelim, de SSo JoSo, do Recife, de SSo Jos6 da Coroa Grande, 
De onde quer que estivesse, mandava a materia de quase todas as p^ginas: 
do artigo de fiindo ao suelto; mandava ou vinha traze-la, muitas vezes na 
sexta-feira, a trem, a cavalo, a automdvel, de qualquer maneira, contanto 
que o jomal no domingo estivesse pronto**. 
Noutro t6pico, aludiu a um jomal zinho de estudantes impresso nas oficinas 
d'O Monitor; "Quantas e quantas vezes amanhecemos na reda^o: ele 
dobrando O Monitor: n6s, do Paladio. fazendo revisao. Que noitadas de 
jomalismo passamos jimtos, com luz de carbureto, em serdes de idealismo 
comum! Tudo isso sabendo que o nosso trabalho nSo seria recompensado, 
nem mesmo reconhecido, talvez!**. 
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O comprovante seguinte tem o n° 78, datado de 14 de 
maio de 1950, feito **6rgao da A^ao Catolica Diocena" Diretor -
padre Edgar Caricio. Nova tabela de assinaturas; ano -
Cr$ 30,00; semestre - Cr$ 20,00. Custo do exemplar - Cr$ 1,00. 
Guardam-se mais algumas edi^oes, ate o n"" 17, ano XVII (?), de 
26 de novembro, ainda 1950. 

Mostrava-se o periodico, com suas seis paginas, as vezes 
oito, bastante variado, divulgando as se^oes "Comentarios e 
fatos", por Drovn; "O que vai pelo mundo", "Viver com a 
Igreja", "No mundo das Artes", "Govemo EHocesano", "Pelo 
mundo esperantista", a cargo de M. S. Monteiro; "Varias"; 
"Coluna agricola", de Rodrigo Tenorio; "Se^So Biblica"; 
"Cronica da semana", por Aleixo L. Filho; "Homens e livros", de 
Serra Penedo, alem da colaboragao de D. Jeronimo de Sa 
Cavalcanti, Luzinete Laporte, Lauro Cisneiros (poesia), padre 
Mario M. Porto, conego Manuel Soares, padre Adalberto de 
Paula Nunes, monsenhor Callou, Austregesilo de Mesquita e 
Jose Francisco de Sousa. Tambem inseria anuncios. 

Sem que existam comprovantes dos dois anos 
subseqiientes, continuou o mesmo ritmo d'O Monitor em 1953, 
sendo completas, dai por diante, as cole96es. Ao atingir o n*̂  23, 
de 21 de fevereiro, exibiu nova tabela de assinaturas, a saber: 
ano - Cr$ 55,00; semestre - Cr$ 35,00, depois alterada para 
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, respectivamente; de benemerito -
Cr$ 200,00; da honra - Cr$ 100,00; de prote^ao - Cr$ 60,00. 
Transferira-se a tipografia para a Escola Tecnico-Profissional, 
localizada na Av. Santo Antonio. 

Eram novos colaboradorres, estendendo-se pelo ano de 
1954, em revezamento; padre A, Mosta de Carvalho (poesia), 
padre Bonifacio, professor JoSo Dias, Antonia Galindo, Al 
Neto, monsenhor Ascanio Brand§lo, Erasmo B. Vilda, autor do 
"Bate-Papo"; Anisio Carapeba; Clay, responsavel pela se9So 
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"Desportos pela cidade"; Raimundo de Morais, padre B. Mario 
Calazans, Humberto de Morais, que assinava "Algumas 
palavras"; Costa Porto, padre Nelson Barros de Carvalho, padre 
Ricardo Lombardi, padre Olimpio Torres, D. Geraldo 
Wanderley, Licio Neves e outros. 

O n°76, de 20 de fevereiro de 1954, do "orgao de 
orientatao da Agao Catolica Diocesana", foi dedicado ao Ano 
do Trincentenario da Restaura^ao Pemambucana. 

Circulando ininterruptamente, atingiu, o n** 119, ano XX 
(?) a 25 de dezembro de 1954(>) (Biblioteca Publica do Estado e 
arquivo d*0 Monitory^). 

O PEQUENO DIARIO - Jomal de Atualidade. Orgao de 
Critica, Literatura e Mundanismo - Sem noticia dos dezenove 
primeiros comprovantes, circulou o rf 20, ano I, no dia 9 de 
julho de 1931, em formato de 31 x 24, com quatro paginas. 
Diretor - Jose Hibemon Wanderley; redator-secretario - Josemir 
Rosa Correia; gerente - Jaime Luna. Reda^ao e oficinas a rua 
Joaquim Nabuco, 102 Tabela de assinaturas: ano - 20$000; 
semestre - 12$000: mes - 2$000. Niimero avulso - 100 reis. 

Declarava uma nota destacada: O Pequeno Diario, de hoje 
em diante, circulara ao V2 dia, com exce^ao apenas dos 
domingos" 

Continuou normalmente, apresentando comentarios sobre 
assuntos de interesse local, noticiario, curiosidades, as se^Ses 
"Dentes de rato", cronica de D. Ratao (pseudonimo de Jose 
Florencio Cavalcanti); "Figuras. . Figurinhas... Figuroes...", com 
a assinatura O Velho da Serra. e "Mundanismo". Ao atingir o 

*̂> Prosseguiu a piiblica<?5o em 1955 e nSo parou jamais 
^^ Cole^des, ambas, bastante desfalcadas. 
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n** 28, instituiu um concurso desportivo. Cerca de uma pagina 
era de aniincios. 

No n^37, de 1 de agosto, o Pequeno Piano estampou 
manchete, prestando "contra a absurda censura estabelecida pelo 
govemo, a fim de calar a voz dos joraais ante as miserias do 
Brasil Novo". Na edi^ao seguinte, o editorial abordou o tema "A 
imprensa amorda9ada". 

O n®44, de 11 de agosto foi o ultimo avistado. Havia 
mudado a redatao para a rua Dantas Barreto, 108 (Biblioteca 
Publica do Estado). 

N5o conseguiu viver mais do que poucos meses. Ao que 
noticiou o Diario de Garanhuns, o Pequeno Diario suspendeu a 
circula9§o em principio de setembro. 

O MICRSCOPIO - Apareceu em 1932, consoante registro 
do Boletim Informativo, sem pormenores. 

JUST THINK - Jomal em lingua inglesa, publicou-se em 
1932, segundo o Boletim citado. 

A. G. A. - AssociaySo Garanhunense de Atletismo - O 
numero 1, ano I, circulou no dia 25 de junho de 1932, em 
formato de 32 x 24, com seis paginas de quatro colunas 
estreitas, sendo uma de aniincios. ImpressSo da Tipografia 
Helena, a ma Santo Antonio, 437. 

Edi93o comemorativa da fiinda^ao do sodalicio, com 
fotografias da sede na primeira pagina, e da diretoria no texto, a 
materia geral constituiu-se de notas e comentarios sobre sua 
existencia, desde os primeiros dias. Assinaram artigos JoSo 
Domingos da Fonseca e J. Coelho Rodrigues; versos de Mane 
dos Foscos (Biblioteca Publica do EstadoV 
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Em datas indetemiinadas, foram ainda publicadas duas 
outras ediyoes (Col. Jaime LunaV 

BOLETIM INFOMATIVO - Publicagao mensal da 
Agencia de Informaydes e Propaganda - Apareceu em julho de 
1932, no formato de 32x24, com quatro paginas a quatro 
colunas estreitas de composiyao, impresso na Tipografia Pap. 
Helena. 

Destinava-se a atrair visitantes a fim de "apreciarem as 
belezas" de Garanhuns. "Uma publicayao - lia-se na abertura que 
sirva de veiculo para propaganda das suas possibilidades e que 
va dizer la fora o que somos e o que desejamos ser". 

Sob a direyao de Ildefonso Lopes, inserindo alguns 
aniincios, o jomal cumpriu sua missao ate o mes de novembro, 
quando se fez acompanhar de suplemento de quatro paginas, 
ilustrado, com data de outubro. Suspenso, voltou em maryo de 
1933, mas nao teve condiyoes senao para dar mais um niimero, 
o de abril, com suplemento de apenas duas paginas (Biblioteca 
Publica do Estado). 

O ESPORTE - Publicou-se em 1932, segundo o Boletim 
Informativo. 

O LAUREL - Outro que circulou em 1932, conforme o 
Boletim citado. 

O COMBATE - Jomal de gente moya. .de ideal... -
Fundado a I*' de Janeiro de 1933, saiu a lume o n"* 3 (primeiro 
avistado) no dia 15 do mes, em formato de 30 x 22, com quatro 
raginas de quatro colunas estreitas. Diretor - Jaime Luna; 
redator-chefe - Josemir Rosa Correia; secretario - Jose Francisco 
de Sousa. Impresso na Livraria Tipografia Helena, instalou 
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reda^ao na rua Santo Antonio, 370, depois, no n̂  230, T andar. 
Parcela linica de assinturas: mes - 0$500. 

Seguiu-se regularmente a publica^ao, divulgando materia 
variada, sobretudo amplo nocitiario, artigos assinados pelo 
redator-secretario,algum outro por Luiz Shettini, ou Jose V. 
Maciel ou A. Pantelelo da Silva, e os "Instantaneos", notas 
ligeiras, de crritica e humorismo, a cargo de Kodak, como se 
ocultava o diretor Jaime Luna. Tomou-se "orgSo filiado a 
Associagao de Imprensa do Interior de Pemambuco". 

Atingindo o ano de 1934, aumentou o formato para 
36 X 25, paginas de cinco colunas estreitas. Tabela de 
assinaturas: ano - 10$000; semestre - 5$000; mes - ISOOO. Ja no 
meado do ano apareciam as "Farpas", cronica de Remarque. 
Prosseguiu ate o n"* 84 (ultimo encontrado), de 2 de dezembro 
(Biblioteca Publica do EstadoY^). 

Ao que informou o periodico Tempos Novos. ocorreu 
"bem cuidada" edi9ao d'O Combate a 1"* de Janeiro de 1935, 
comemorativa do seu segungo aniversario de fundafSo. 
Ocupava, entSo, a gerencia, Manuel de Araujo Vila^a. 

O segundo, ainda. Tempos Novos. a tipografia nSo pode 
mais imprimir 0 Combate, cuja edifSo de 13 de Janeiro saiu 
datilografada. 

Tres semanas apos, precisamente a 3 de fevereiro, escrevia 
outro periodico - o Garanhuns Operario: "Por deficiencia de 
prelo, o Combate foi for^ado a tirar sua ultima edi?5o 
manuscrita, em maquina mimeografica, o que deu razSo a um 
lamentavel lapso no cliche do Regulador Sian, que de ha muito 
publicava. So depois de haver o jomal entrado em circulagao e 

*̂̂  Colegdo fragmentada. 
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que o diretor tomou conhecimento do erro. Providenciou 
impedir a circula^ao dos niimeros restantes. Nada obstante o 
erro involuntario, o diretor foi submetido a processo por crime 
de "atentado" a moral piiblica". 

Aconteceram, em consequencia, manifesta^oes de 
solidaridade ao diretor do orgao em apre?o, que era, nos liltimos 
meses, Jose Francisco, e a Associa^ao da Imprensa do Interior 
assumiu a defesa do caso, entregando-o ao advogado Ivo Junior. 

Decorridos alguns meses. Tempos Novos. edi^ao de 25 de 
agosto de 1935, noticiou haver ojuiz Edmundo Jordao mandado 
arquivar o processo, devido a ausencia de elementos para a 
denimcia. 

Voltou O Combate a publicar-se no dia 1 de setembro, 
continuando a falta de comprovantes nas bibiliotecas visitadas. 
Comentou, a proposito, o Diario da Cidade do dia 5: "...mais 
uma vitoria para o seu diretor, que desde algum tempo vem 
sendo vitima e mesquinhas persegui96es e calunias, que visam ao 
despararecimento completo daquele orgao de imprensa". 

TEMPOS NOVOS^^) - Surgiu na arena jomalistica a 5 de 
mar^o de 1933, em formato de 48 x 30, com quatro paginas de 
cinco colunas, filiado a Associa9ao da Imprensa do Interior de 
Pemambuco. Diretor - Tiago Veloso; redator-chefe - Ivo Junior; 
diretor-tesoureiro - Ildefonso Lopes; gerente - Caetano Alves. 
Reda^ao a rua Santo Antonio, 255. Assinatura anual - 10$000; 

*̂̂  Em artigo na edi^io comemorativa do primeiro anivers^o de Tempos 
Novos, sob o titulo "Novos tempos de Luprestes", escreveu Um Reporter 
Aposentado: "...ele nasceu sob o signo de Luprestes. que 6 o marco que 
separa o Garanhuns pacato e burgues do Garanhuns agitado, nervoso, 
revolucionArio", acentuando: "Os artigos de Luprestes (no D i ^ o de 
Garanhuns) constituiam verdadeiros furacdes desencadeados diutumamente 
sobre a cidade". 
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semestral - 6$000; numero avulso - 0$200. Ainda constava do 
Expediente: "Tendo Tempos Novos um corpo organizado de 
redatores e colaboradores, so aceita artigos quando solicitados". 

Apresentou-se com o editorial "As nossas finalidades", em 
que declarava nao ter propriamente programa. Mas concluiu: 
"Do ponto de vista local nos preocuparemos exclusivamente 
com OS destinos de Garanhuns, na sua grandeza material ou na 
sua marcha na vanguarda das ideias que vao conquistando as 
inteligencias do homem novo no Brasil". 

Seguiu-se a publica^ao regularmente, aos domingos e, a 
partir do segundo mes, aos sabados. No n° 11, com o 
afastamento de Tiago Veloso, passou Ildefonso Lopes a figurar 
como diretor-proprietario e, no rf 20, ausentava-se Ivo Junior 
do cabe9alho, nao sendo jamais substituido. 

Jomal sobretudo noticioso, "infenso a politicalha", que 
dizia entravar "o desenvolvimento das cidades do interior", saia 
invariavelmente com duas paginas de aniincios (a 2* e a 4*) e 
duas de materia, publicando nao mais que um artigo de 
colabora^ao ou transcrifSo, notas ligeiras, "O conto da semana" 
(ate o n^21), "Coluna Medica", a cargo, a principio, do dr. 
Tavares Correia e, apos, do dr. Cruz Gouveia; "Feira Livre" e 
"Coisas Nossas", cronicas de Robson e Ilde (pseudonimos de 
Ddefonso Lopes); "Vitrine", com o noticiario social; "Sorria, 
sorria sempre" e, por ultimo, a serie "Do passado", 
reminiscencias de F. S V. N. M. (Francisco Sales Vila Nova de 
Melo). Era colaborador principal Edmundo Jordao, tambem com 
OS pseudonimos Carlos Borromeu e Mucius, seguindo-se 
Paulino de Barros, Ruber Van der Linden, E. Costa, Egas de 
Bomsera e raros outros. 

O excelente semanario, que se empenhou em campanhas 
contra o analfabetismo e a favor da construfao da Casa do 
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Jomalista Matuto (que nSo vingou), circulava acompanhado do 
Suplemento Ilustrado, do Rio de Janeiro, o qual foi substituido, 
apos, pelo Correio Universal, tambem do Rio, confeccionados 
para todo o Brasil. 

Tendo completado o ano com 36 paginas. Tempos Novos 
iniciou o ano II, n** 1, a 7 de Janeiro de 1934, divulgando, ate 23 
de dezembro, 47 edi^Ses. Continuou, seguindo a numeral3o, a 6 
de Janeiro de 1935, para atingirr o n^ 95 no dia 29 de dezembro, 
ai encerrando sua existencia (Biblioteca Publica do Estado(^> e 
Col Ddefonso Lopes). 

A VANGUARDA - OrgSo Politico-Noticioso - Saiu a 
lume no dia 5 de mar^o de 1933, em formato de 37 x 26, com 
quatro paginas de cinco colunas estreitas. Impresso na tipografia 
d'O Monitor instalou redafSo a rua Joaquim Nabuco, 114. 
Diretores - Guilbert Macedo Junior e Wilson Cardoso. Assinava-
se a 5$000 por semestre, custo do exemplarr - 0$200. 

Seu programa definido, consoante o artigo "A guisa de 
apresenta^ao", ingressou" na vasta arena do jomalismo" com o 
objetivo de contribuir "para o progresso e o alevantamento 
social"da "culta e adiantada cidade de Garanhuns". 

Publica^ao semanal, ja no segundo numero era o segundo 
dos diretores susbituido por Manuel Virginio da Silva, entrando 
Antonio Viana para a fun9ao de redator-secretario. 

A par de comentarios politicos, ilustrados, a edi^So de 
estreia dedicou vultoso espato ao Camaval recente. Continuou, 
contando com a colabora^So de Antonio Tenorio de Almeida, 
Ze do Magano. padre Pedro Callou e Pandia d'Amorim; mais 
poesias de Maria R. Cavalcanti e Pintassilgo. 

*̂> A colê Ho da Biblioteca i incompleta. 
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No n° 8, de 28 de junho, aparecido em formato menor -
32 X 24, a quatro colunas - Guilbert Macedo Junior achava-se 
substituido, na dire^ao, por Senir de Sampaio, pouco antes 
admitido como redator-chefe. Finalmente, o n** 10, de 8 de 
agosto (ultimo encontrado), o redator-secretario cedera o seu 
cargo a J. V. Maciel, e via-se como gerente Antonio Marchel. 
Outros colaboradores: Pessoa da Silva, De Vaiera e Neofonseca 
(Bibhoteca Pubhca do Estado). 

A Vanguarda ficou suspensa "por motivos de ordem 
superior", segundo comunicado da dire^So publicado na 
Alvorada. de 3 de setembro de 1933. Pretendia voltar... 

GLORIA - Jomal de Propaganda Cinematografica da 
Empresa dos Cines Gloria e Popular - Publica^ao mensal, 
iniciou-se a 1** de abril de 1933, em formato de 32x23, com 
quatro paginas de tres colunas. Fundador - Severino Casimiro; 
diretor - Luiz Casimiro; sub-diretor - Miguel Wanderley; 
redator-secretario - Natanael Muniz. Confeccionado na capital 
do Estado, tipografia do Jomal do Recife. 

Declarava-se, nas 14 linhas de apresenta?ao, "um 
repositorio inteligente de prosa leve, detalhes curiosos de 
artistas, fomecendo ao freqiientador do Gloria toda 
programa^So do mes". 

O rf 2, continuando a meta trafada, circulou no dia 7 de 
maio. 

Apos demorada ausencia de comprovantes, aparece o n° 6, 
ano I, de 18 de mar^o de 1934(*) , feito "periodico 
cinematografico e noticioso", figurando Natanael Muniz e 
Miguel Wanderley como diretor e secretario, respectivamente. 

*̂) Exei]:q)lar manuseado na Biblioteca Van der Lindeu. 
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Materia variada, incluindo colabora9ao de diversos. Impresso em 
tipografia local. 

Ainda avistado o n^ 8, de 5 de agosto. Novamente alterado 
o sub-titulo, passou a ser "mensario humoristico e noticioso", 
"sem credo nem politica". Novo redator-secretarrio - Sales Vila 
Nova, fiincionando a reda9ao no Cinema Gloria, a rua Santo 
Antonio, 427. Apresentava comentarios, noticiario geral, notas 
cinematogragicas, cronicas de Miguel Jasseli e Luiz Schettini e a 
"Se9ao humoristica", assinada por O Inspeton S. Melo (travesti 
de Francisco Sales Vila Nova) (Biblioteca Publica do Estadol 

O GINASIAL - Independente, Social e Noticioso - Jomal 
manuscrito, surgiu no dia 12 de junho de 1933, sob a dire^So de 
Luiz Souto Dourado, tendo como redatores "diversos". Em 
formato de papel pautado, cheias de materia as suas quatro 
paginas, iniciou a primeira com artigo de fiando, assinado pelo 
diretor, no qual se resumia o respectivo programa: 

"O nosso jomal e um simples e pequeno orgSo de defesa 
da classe estudantina do Ginasio de Garanhuns. Temos o 
maximo prazer de apresentar aos nossos queridos pais, mestres e 
colegas. Nosso programa e simples: unir e alimentar os esfi^r^os 
dos estudantes de Garanhuns e toma-los dignos de apre^o da 
nossa sociedade. Para isto contamos com o carinho de nossos 
pais, mestres e daqueles que veem em nosso proposito o ideal de 
servir a Deus e a Patria". 

Divulgou incipientes trabalhos literarios de JoSo Mendes 
Gon^alves, Teodelio Barros, Clovis Carapeba e outros 
estudantes; charadas e breve noticiario escolar. 

Ficou no primeiro niimero (Arquivo do Ginî 5;in 
DiocesanoV 

152 



O GINASIO - Orgao dos Centros de Cultural^^ do Ginario 
de Garanhuns - O n° 1, ano I, circulou no dia 13 de junho de 
1933, em formato de 33x24 , com quatro paginas de tres 
colunas, apresentando-se com a divisa: Ciencia e Fe. Trabalho 
grafico das oficinas d'Q Monitor, trazia a direita do cabe9alho 
pequeno cliche do edificio do Ginasio. 

"E uma publica^ao mensal - lia-se na nota de abertura que 
tem como fim incentivar o amor as letras, ao estudo e a cultura 
na alma dos alunos do educandario", adiantando o articulista: 
"Sera tambem o campo seguro e fechado em que, sem o perigo 
de aventuras de imprensa, os educandos do Ginasio de 
Garanhuns travarao (sem perigo de vida) os combates das ideias, 
OS duelos dapena". 

A edi9ao inseriu uma saudafSo a Mocidade, de Pessoa da 
Silva; poesia de Manuel Cirilo; cronicas de Jose Wamberto, Jose 
Ribeiro do Valle, Jose Bezerra da Silva, Altamiro de Araujo 
Lima e outros estudantes fBiblioteca Publica do EstadoV 

Publicou-se o n^ 5, ano II, em maio de 1934. 

A partir de agosto de 1935, ja no n^ 9, ano III, foi possivel 
acompanhar, regularmente, a existencia d'O Ginasio, que veio a 
circular mensalmente, ate novembro de cada ano, recome9ando 
sempre no mes de abril. 

Constava do seu programa a insergao de informa96es a 
respeito das atividades do educandario; trabalhos, em prosa e 
verso, da incipiente literatura ginasial, alguns assinados com 
peseudonimos, outros com iniciais e outros, enfim, com o 
proprio noeme dos respectivos autores, tais como: Manuel 

*̂̂  Eram tres: Centro Padre Jos6 de Anchieta (1° e 2"̂  anos), Centre Padre 
In^o de Azevedo (3*̂ , 4° e 5°) e Centro Pestalozzi (curso prim^o). 
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Rodrigues Sobrinho, W. Macedo, Jose Rodrigues de Oliveira, 
Severino Florencio Teixeira, J. Quaresma Junior, Hans Teles, 
Dioclecio Ferreira de Araujo, Lucilo de Oliveira, Florisval 
Silvestre Neto, Manuel Lustosa dos Santos, Severino Sa, 
Edmundo JordSo Filho, Jose Castelo Branco Chamixais, Luiz 
Vieira Maciel, Teofilo Braga, Ivan Pedrosa, Lamartine R. do 
Amaral, Mucio Jordao, Abdoral Morais, Fausto Feliciano, 
Leonam Pedrosa, etc., alem da colabora^So, em niimeros 
especiais, dos professores Antonio Tenorio, Jatai de Sampaio, 
Mario Matos e outros e do inspetor de ensino JoSo Domingues 
da Fonseca. 

Algumas edifSes d'O Ginario saiam com seis paginas, 
utlizando sempre papel acetinado. Desde o niimero XXVI, de 12 
de outubro de 1937, passaram a figurar no cabegalho os 
responsaveis pela publica^So, a saber: Abdoral V. de Morais, 
diretor; Dioclecio F. de Araujo, redator-chefe, apos substituido 
por Lucilo Jordao; Jose R. de Oliveira, gerente. Apareciam, de 
quando em quando, cliches de elementos dos corpos docente e 
discente. Houve, tambem uma parte humoristica, a salientar, em 
1938, "O Pelourinho", com a assinatura de Dr. Zeca-Tita. 

Na edi9io de 30 de abril de 1940 nao se mencionava mais 
o corpo redacional do periodico, que foi suspenso apos a edi?ao 
de 31 de agosto - ano VTQ, n̂  44 (colaboragSo do ex-aluno Luiz 
Souto Dourado, M. Lira, etc.) - so reaparecendo em maio de 
1942, devidamente registrado pelo Departamento de Imprensa e 
Propaganda. A edifao seguinte saiu a 5 de novembro de 1944 
(colabora^ao de Valdemir Maia Leite, Orlando Cavalcanti, etc.), 
pulando dai para 26 de maio de 1949, sem mais a declara^So de 
"orgao dos Centros de Cultura do Ginasio", e com carater quase 
que exclusivamente humoristico, dizendo o seu editorial que, aos 
17 anos de idade, O Ginasio passava a ser vendido por Cr$ 0,50, 
ao inves de ser entregue de gra9a aos alunos. 
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Nao se regularizara, todavia, a publica9ao. Circularam, no 
referido ano, apenas dois numeros, o segundo em junho, so 
voltando em outubro de 1950, outubro de 1951, outubro de 
1952 (colabora^ao de Luzinete Laporte, Erasmo B. Vilela, etc); 
setembro, outubro e novembro de 1953, entao "orgao da classe 
estudantil", servido da colabora^So de Humberto de Morais, 
Hilton Freire, Arlindo Francisco da Silva, Mauro Sousa Lima, 
Paulo Souto, Pedro Ribeiro e Ebenezer Femandes; e ainda em 
outubro e novembro de 1954^^), com artigos, entre outros, de 
Lauro Leite Rrodrigues, Adecio Tenorio Vasconcelos, Enock R. 
Rocha, Jose Amauri Pereira e A. Cardoso. 

O Ginasio sempre foi impresso na tipografia d'O Monitor, 
custeadas as respectivas despesas pela administra^So do 
educandario (Arquivo do Ginasio Diocesanoy^). 

ALVORADA - Com a Mocidade pelo Brasil. OrgSo 
Noticioso e L i t e r^o - Entrou em circulafSo a 1̂  de agosto de 
1933, no formato de 3 2 x 2 3 , com quatro paginas de quatro 
colunas estreitas. Diretor - Alberto FalcSo; redator-chefe -
Antonio Viana; redator-secretario - Antonio Tenorio; gerente 
Alberto Rego. Confec^io da Tipografia Modema, situada a rua 
Dr. Jose Mariano, 71, funcionando a reda^io na rua Dr. Jardim, 
19, depois transferida para a rua D. Jos^, 99. Assinatura mensal 
- 0$500. Numero avulso - 0$200. 

"OrgSo dos mo90S imbuidos de ideias novas e sadias"- lia-
se no editorial institulado "ApresentaQSo" - Alvorada "segue-lhes 
a rota do seu idealsimo, marcha com eles, admira os postulados 

W A publica(3o coDtinuou em 1955. 
^̂> Na Biblioteca Publica do Estado encontram-se apenas oito cx>mprovantes 
d'O Gin^io. inclusive o de estr^ia, ao passo que a cole^o do Arquivo do 
Gin^o Diocesano come^a de agosto de 1935, dai por diante sem lacunas. 
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da revolu^ao outubrina; olha com alta simpatia para o 
angustioso problema do proletariado". 

A publicafao decorreu ora semanal, ora quinzenalmente, 
contendo um pagina de reclames comerciais e a colabora9ao de 
Gumercindo de Abreu, Moema, Cavalheiro das Selvas, Lino, 
autor da "Kodak"; Lino-Elba, Pintassilgo e V. Silva, alem do 
pessoal da reda9ao, inclusive Luiz Schettini que, no rf 4, 
substituiu Antonio Tenorio. No fim apareceu o nome do 
proprietario: Manuel Virginio da Silva, e o gerente passou a ser 
Everaldo Marques. 

Alvorada manteve regular noticiario e chegou a dar uma 
edi^So de seis paginas. Mas sua existencia foi efemera, pos nSo 
ultrapassou o n° 8, que saiu no dia 8 de outubro (Biblioteca 
Publica do Estado). 

PEROLAS DA INFANCIA - Liydes Biblicas Para 
Crianyas - O n° 44, ano XIIF^>, circulou a 29 de outubro de 
1933, em formato de 17x11, com quatro paginas. 
Organizadora - Almerinda A. Gon9alves. Assinatura anual -
1$500; mais de dez, para o mesmo endere90 - a ISOOO. Trabalho 
material da Tipografia Norte Evangelico. 

Publica9So semanal ininterrupta, ao come^ar 1934 
acrescentou ao cabe^alho: " Sob os auspicios do Centro 
Evangelico de Coopera9ao e Estudos do Nordeste do Brasil", o 
que so prevaleceu ate o fim de 1935. A mat^a programada 
quase sempre ocupava tres paginas, lendo-se na ultima, um 
conto ligeiro ou variedades. 

(̂ ) 6rgSo fundado em 1921, na capital do Estado, ndo existem nas 
bibiiotecas, quer de Garanuns, quer do Recife, especializadas ou ado, 
comprovantes dos doze primeiros anos das P^rolas da InfSncia, senSo os 
n°* 10 a 13, ano n (Ver "Peri6dicos do Recife**, vol. Ill desta "Hist6ria da 
Inq)rensa de Pemambuco**). 
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Em Janeiro de 1939, reduziu-se o titulo a palavra Peroias, 
com o sub-titulo: "Estudos da Biblia para a Infancia". 

Ocorriam, invariavelmente, 52 edi^oes anuais. A partir de 
Janeiro de 1943, viu-se-lhe o formato aumentado para 23 x 16. 
Assim prosseguiu, com o concurso de diferentes colaboradores 
evangelistas, mas reduzida a publica^ao a duas paginas, ate 30 
de junho de 1946, ano XXVI (Biblioteca Publica do EstadoV 

NOTAS D I A R I A S S O B R E P O R C O E S B I B I L I C A S -
Cademo de 20 centimetros de altura por 10 de larguga, com 32 
paginas, foi fundado em Janeiro de 1933(̂ > , publicando-se 
mensalmente. Auspicios, no primeiro ano, dos revs. W. B. 
Forsyte, Antonio Almeida, Samuel FalcSo e W. G. Neville. 
Trabalho de George Goodman, por tradu^ao de diferentes 
pastores. Assinatura anual - 5$0(X). Impressio da Tipografia 
Norte Evangelico. 

Nenhuma outra materia constou da revistinha, 
compreendendo cada pagina uma li^So, igual a quantidade de 
paginas aos dias do mes. 

Publica^ao ininterrupta, ao iniciar-se 1939 reduziu o 
formato para 16x10 e, a partir de 1941, circulou 
bimestralmente. Prolongou-se ate, pelo menos, a ediglo 
correspondente a novembro e dezembro de 1944, ultima 
avistada (Biblioteca Publica do EstadoV 

THE BRAZIL REPORTER - Teria circulado em 1933. 

VIDA JUVENIL - Jomalzinho da Infancia - 6rgao "das 
Sociedades Juvenis e das classes infantis da Escola Dominical", a 

('̂  A cole^ao manuseada faltam as nove primeiras edî des, s6 come^ando 
com a d^cima, do mes de outubro. 
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editao de rf 10/11/12, ano XIII, de 1933, circulou datada de 
outubro/novembro/dezembro(^> . Formato de 22x15, paginas 
113 a 154, capa em papel de cor. Diretorr - W. G. Neville; 
redator-responsavel - Josibias Fialho Marinho. Assinatura anual 
- 2$000; para gmpo de dez ou mais - 1$500. ImpressSo da 
tipografia do Norte Evangelico. 

Publica^ao trimestral, a apartir do n̂  1 de 1934 
acrescentou-se a capa a frase biblica (S. Mateus 5:8): "Bern 
aventurados os limpos de coragao, porque eles verao a Deus", 
substituida de edi^ao para edi9ao Na oportunidade, fundiu-se 
com Vida Juvenil o periodico Avante^^), de natureza similar. 

Variada quantidade de paginas, so divulgando li^des para 
jovens de 8 a 14 anos, feita a distribui^^o nas igrejas evangelicas, 
Vida Juvenil seguiu sua meta inalteravelmente, conforme o 
"programa do Conselho de £duca9io Religiosa da Confedera^So 
Evangelica do Brasil". 

Chegou, assim, ao n̂  1, ano XVIII, correspondente aos 
meses de Janeiro a mar90 de 1938 fBiblioteca Publica do 
Estado). 

Teria continuado!? 

ESTUDOS BIBLICOS - Ligdes Intemacionais. Para uso 
das Escolas Dominicais. Publica92lo trimestral, "sob os auspicios 
do Centro Evangelico de Coopera^So e Estudos do Norte do 
Brasil", a quarta edi^So de 1933 (faltam comprovantes das 
anteriores) saiu datada de outubro/novembro/dezembro, paginas 
157 a 212. Formato de 23 x 14. Assinatura anual - 1$500; ou 
1$200 para grupos acima de dez. Organizador - professor 

(̂ ^ N3o existem, nas bibliotecas visitadas, comprovantes dos anos. 
^̂ ) Nao encontrado pelo pesqiiisador. 
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Juventino Marinho, substituido, em 1934, pelos professores 
Antonio Almeida e Samuel Falcao, continuando este ultimo, 
sozinho, indefinidamente. Confec^ao das oficinas do Norte 
Evangelico, tendo como gerente W. G. Neville. 

Circulou pelos anos afora, com absoluta regularidade, 
restrita a materia ao enunciado no titulo. A partir de 1937, 
retirou-se a palavra "Intemacional" das Lifoes. E a indica9§o 
dos auspicios foi substituida pela seguinte: "Programa do 
Conselho de Educa9ao Religiosa da Confederafao Evangelica 
do BrasU". 

O custo da anualidade elevou-se suavemente, passando a 
2$000 em 1940; 2$500 em 1942 e 3$000 no fim de 1945. 
Variava entre 40 e 50 a quantidade de paginas, ao passo que a 
tiragem, iniciada com 8.000, terminou com 11.000 exemplares. 

Findaram os Estudos Biblicos com a edi^So de outubro / 
dezembro de 1946, quando a Casa Publicadora entrou em 
processo de liquida^So, a fim de reformar seus equipamentos e 
operariado (Biblioteca Publica do Estado). 

GARANHUNS O P E R A R I O - Saiu a lume no dia 1 de 
Janeiro de 1934, em formato de 32 x 23, com quatro paginas de 
quatro colunas estreitas. Juntou-se ao cabe^alho a divisa: "E das 
m^os calosas do Operario que a estatua do progresso ha de 
surgir" Diretor - JoSo Francisco dos Santos; redator-chefe -
Antonio PantaleSio da Silva; secretario - Agostinho Francisco 
dos Santos; gerente - Leonilo Ferreira. Assinatura semestral -
1$500. Numero avulso 0$100; depois 0$200. RedafSo a ma 
Joaquim Tavora; depois, rua 15 de Novembro, 656. 

"E um jomal - lia-se no artigo-manchete - das classes para 
as classes; o seu programa tem por fim a defesa dos 
trabalhadores em geral, acima de tudo, e propagar a 
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sindicalizacao em massa, a fim de arrebanhar, recrutar e 
arregimentar as for^as trabalhistas numa so linha de frente, para 
o triunfo definitivo das massas". 

Publicacao quinzenal, cumpriu sua missao divulgadora de 
materia de interesse das classes operarias, contando com a 
colabora^ao de Jose Elesbao de Araujo, Suvlagus Zeffar, Fabre 
de Oliveira, Jose Agapito e E. P. C. 

Atingindo o n*' 6, de 11 de marfo, Garanhuns Operario 
ficou suspenso, so ressurgindo - n*̂  1, ano II - a 10 de Janeiro de 
1935, mantidos, apenas, dois nomes no cabecalho: PantaleSo e 
Agostinho, este ocupando a gerencia. Intervalara a "sua marcha 
combativa", mas dispunha-se a prosseguir na "rude tarefa", pra 
"escadejar as arcadas sinuosas do pavilhao do triunfo dos ideais 
libertarios". 

Passou a circular mensalmente, obedecendo ao ritmo 
inicial. Todavia, so conseguiu chegar ao n*̂  3 do segundo ano, 
datado de 3 de margo de 1935 rsiblioteca Publica do Estado). 

O B I B L I 6 F I L O - Mensario de literatura, editado pela 
Livraria e Tipografia Helena, com redacSlo a rua Santo Antonio, 
437, surgiu em Janeiro de 1934, sob a direcao de Luiz Schettini, 
tendo como gerente Felix Rui Pereira<^> e tesoureiro Joio Silva. 
Assinatura anual - 10$000, importancia reembolsada em livros. 

(*> Em artigo na primeira edi^o d'O Biblidfilo. escreveu Edmundo Jorddo: 
"F l̂ix fez de sua livraria a colm îa onde fabricam o seu mel e a sua cera as 
abelhas que aqui trabalham e as que de passagem pousam nas flores desse 
maravilhoso jardim que i Garanhuns. Artifice generoso, ndo se preociq>a 
muito com o lucro que poder^ auferir do trabalho silencioso de suas 
abelhas**. Acentuou o articulista, noutro t6pico: '*Enquanto os outros se 
ufanam de haver vendido milhares de garrafas de cerveja ou de vidros de 
**Saude da Mulher**, F l̂ix discretamente espraia, sem bulhas nem 
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Em foraiato de 46 x 26, com tres colunas largas e quatro 
paginas, o interessante periodico veio a lume "com o fim 
alevantado de incentivar a leitura de bons livros, nSo poupando 
esforfos para a contribuifao no desenvolvimento literario do 
povo brasileiro". 

Publicou-se regularmente, divulgando colabora^So de 
Edmundo Jordao, Ivo Junior, Morse Lira, Mario Gadelha, Joao 
Domingos (Zeno_Cova), Humberto de Alencar, Ruber Van de 
Linden, Miguel Jasseli e outros, a par de notas literarias, 
pensamentos de homens celebres e noticias bibliograficas. Assim 
atingiu o rf 11/12, correspondente a novembro-dezembro, com 
oito paginas. 

Em Janeiro, de 1935 apareceu O Bibliofilo transformando 
em revista, com 26 paginas, inclusive a capa, esta ilustrada por 
R. Linden, num desenho da Fazenda da Simoa Gomes, 
representando Garanhuns de 1750, quano de sua fundagSo. O 
n** 1, ano II, apresentou-se no formato de 31 x 24, impresso em 
papel especial, contendo outras ilustra^Ses. 

Lia-se no artigo "Aniversariando", que ocupou a primeira 
pagina do texto: " ..registramos, prazenteiros, o primeiro ano de 
vida deste jomal, vida entremeada de lutas e dificuldades, porem 
nSo lutas politicas, nao achincalhe e menoscabo, mas lutas 
contra esse carcinoma terrivel que mata os brasileiros - a 
ignorancia. 

A edifSo inseriu produfSes de Uzzae Canuto, De Lira e 
Cesar (prosa e verso), J. Marinho e Jaime Luna, alem dos 
antigos colaboradores. 

matinadas, o melhor dos alimentos, dos tdnicos, dos estimulantes, que i o 
livro". 
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Seguiram-se os n^ 3/4, de mar^o/abril, e 5/6, de julho/ 
agosto, voltando O Bibliofilo a categoria de jomal, com oito 
paginas, sem alterar-se o ritmo anterior. Mas terminou ai a 
publica^ao. 

Ressurgiu no dia 1 de maio de 1939 (ano VI, n® 1), 
"depois de quatro anos de ostracismo. Quatro anos em que se 
recolheu ao retiro de suas oficinas, aguardando dias melhores, 
ambiente mais espiritual, acolhimento mais confortador". Frisou 
o articulista: "Como programa, a revista mantem o placard: nada 
de bajula^Ses, nada de combate a seitas religiosas, nada de 
comunismos nem de integralismos, apenas iiteratura e coisa que 
fa^a bem ao espirito". 

Tendo como proprietario, ainda, Felix Rui Pereira, o 
periodico, novamente travestido em revista, com dezesseis 
paginas, nitidamente impressas em papel acetinado, apresentou-
se sob dire^So de Jose Maria Mendes. Logo na primeira pagina 
do texto, divulgou "Trabalho" de Epitacio Pessoa, seguindo-se 
artigos assinados por Edmundo JordSo, Jo§o Domingos da 
Fonseca, Angelo Cibela, Senir Jatai de Sampaio, Jose Maria 
Mendes, Joao Rufino e Carmosina Monteiro; versos de Salome 
R. Mendes, Raquel Lima, Uzzae Canuto e Eurico Costa, alem de 
notas biograficas e sociais. 

Passou a ser vendido o exemplar a 600 reis, cobrando 
15 $000 pela assinatura anual, com direito a 10$000 em livros da 
Livraria Helena, que se mudara para o rf 349 da mesma rua. 

Mais alentado foi o n° 2 dessa ultima fase d'O Bibliofilo. 
que saiu a 7 de junho, com vinte paginas, em parte dedicado ao 
centenario do nascimento de Tobias Barreto, cujo retrato 
figurou na capa. Afora os antigos colaboradores, apareceram 
trabalhos de Luiz Souto Dourado e Debora Vasconcelos. 
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Terminou ai, consoante informafSo da Livraria Helena, a 
existencia do apreciado jomal-revista (Biblioteca Publica do 
Estado)<i). 

BOLETIM MEDICO - OrgSo do Instituto Medico-
Cirurgico de Garanhuns - Publica^So quinzenal, estreou a 1̂  de 
maio de 1934, em formato de 33 x 24, com quatro paginas de 
quatro colunas. Assinatura anual - 5 $000. Pre^o do exemplar -
0$200 logo reduzido paraOSlOO. 

Segundo o editorial de abertura, era Garanhuns, "no 
interior de Pemambuco, a metropole do jomalismo. 
Confirmando o asserto, vai a nossa terra, agora, ter um orgSo 
consagrado a Medicina, iniciativa da qual, no interior do Estado, 
nos orgulhamos de ter a primazia'*. 

Justificava-o "elevado nivel" atingido, no muncipio, "pela 
Medicina, em varias de suas delicadas especialidades". Seriam 
objetivos principals do jomal: comentar os triunfos obtidos; ser 
"um arauto, guia e defensor da causa publica"; mas n^o seria 
"um quinzenario monotono nem intolerante, expoente de teorias 
jamumificadas". 

Seguiu-se normal a circulagao, obediente ao programa 
tra9ado, inserindo artigos assinados, as vezes de sumidades 
m^dicas, atraves de transcri^ao; as sefSes "Os fatos da 
quinzena" e "Indicador profissional" e publicidade dos servifos 
do Instituto. Foram colaboradorres especiais: dr. Paulino de 
Barros, Amadeu Aguiar, que era o mesmo A. A. ou Silva N^ri e 
dr. Tavares Correia. 

(̂ ) A cole^o da Biblioteca Publica do Estado acha-se desfalcada do n"̂  1 de 
1939, que foi possfvel manusear em Garahuns, na Livraria Helena. 
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Tendo atingido o n° 10 a 15 de setembro, encerrou-se ai a 
atividade do Boletim Medico (Biblioteca Publica do Estado). 

A VOZ DA CEDADE - Bissemanario de Opiniao Propria -
Saiu a publico no dia 1 de julho de 1934, em forrmato de 
32 X 23, com quatro paginas de quatro colunas. Diretor - Tiago 
Veloso; gerente - Dario Rego, achando-se instalada na rua Santo 
Antonio, 256. Trabalho da Tipografia Modema, a rua Dr. Jose 
Mariano, 71. Assinaturra mensal - 1$000. Numero avulso -
0$100. 

Prometeu, em "A nossa fala", "fazer do esfor^o em prol do 
engrandecimento de Garanhuns o seu lema", adiantando: "Na 
inquieta^ao da hora presente, A Voz da Cidade, na sua esfera de 
a9ao, procurara orientar os espiritos no conhecimento das 
realidades, escoimando-os de quimeras enganadoras" Atuaria 
"com isen9ao de animos e sem compromissos sectaristas". 

Org5o sobretudo noticioso, sem reclames comerciais, 
bastante variado de materia, seguiu trajetoria normal. Ao atingir 
o n° 7, divulgado com 18 dias de atraso, passou a circular 
semanalmente, as quintas-feiras, reduzindo parra 0$500 o custo 
da mensalidade. Ao mesmo tempo, foi o gerente substituido por 
Acacio Luna Na edi^ao em apre^o veio a criar-se um concurso 
de beleza feminina e, na subseqiiente, nascia a setSo "Rosa da 
quinta-feira", constituida de cliche de senhorinha da sociedade 
local. 

NSo se alterou, ate o fim, o programa informativo da vida 
social e economica do municipio. Colabora^ao unica de Jaques 
Penafi'anca, Uzaae Canuto e JoSo Domingos da Fonseca. 
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Calou-se A Voz depois do rf 15, de 4 de outubro, nao 
voltando jamais a tona (Biblioteca Pubiica do Estadpy^. 

O MUNICIPIO - Orgao Politico-Noticioso - Apareceu no 
dia 25 de julho de 1934, em formato de 48 x 30, com quatro 
paginas de cinco colunas. Diretor - Mario Matos, funcionando a 
reda^So na rua Santo Antonio, 270. Assinatura anual - 10$000. 
Pre90 do exemplar - 0$100, poucos meses apos aumentado para 
0$200. 

Publicou-se com regularidade, fazendo a apologia do 
govemo municipal, de que erra orgao oficioso, e publicando os 
atos da Prefeitura. Levou a efeito, depois, a propaganda, a 
servigo do Partido Social Democratico, da candidatura Carlos de 
Lima Cavalcanti ao govemo constitucional do Estado, ao 
mesmo tempo que atacava e criticava a candidatura oponente do 
capitao Joao Alberto. Manteve a folha, enquanto isto, noticiario 
geral, abriu concurso para escolha da Rainha dos Estudantes de 
Garanhuns, e raros artigos, focalizando temas diferentes, eram 
assinados por J. Coelho Rodrigues, dr. Tavares Correia, Jaime 
Lima, Luiz Schettini e Joao Domingos da Fonseca, o mesmo 
Zeno Cova da cronica "Assuntando". Aproximadamente uma 
pagina de anuncios completava cada edi9ao. 

O Municipio so estendeu sua existencia ate o n^ 23, datado 
de 22 de dezembro (Biblioteca Pubiica do EstadoY^^. 

^ GARANHUNS-JORNAL - Orgao Noticioso e 
Independente - Circulou no mes de agosto de 1934, em formato 
medio, com seis paginas a cinco colunas de composi9ao. Diretor 
- Manuel Vieira dos Anjos; redator-chefe - Jaime Luna; redator-
secretario - Tirso Ivo, Reda^ao a rua Santos Dumont, 86 e 

*̂) ColegSo com lacunas. 
^^ A cole^^o d'O Municipio acha-se desfalcada do n° 1 
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confec95o material da Tipografia Escolar. Tabela de Assinaturas: 
ano - 10$000; semestre - 55000. Pre^o do exemplar - 0$200. 

Em sucinta nota de apresentaQao, escreveu o articulista: 
"O nosso programa: dizer a verdade. Procuraremos, assim, 
noticiar e comentar os fatos sempre com imparcialidade, sem 
paixdes, sem partidarismos de qualquer natureza". E 
acrescentou: "Estaremos, sempre, ao lado dos que defendem os 
sagrados interesses do povo, e o nosso ideal serk o ideal 
daqueles que trabalham pela grandeza da Patria. Garanhuns-
Jomal tera, finalmente, um unico anelo: fazer tudo por 
Garanhuns". 

Esperando publicar-se semanalmente, teve suas paginas -
menos as duas e meia de anuncios - repletas de materia variada, 
sobretudo amplo noticiario e comentarios sobre temas de 
interesse local. Colaboradores: Luiz Schettini e Uzzae Canuto. A 
cronica social esteve a cargo de Mauro (Col. Jaime Luna). 

Foi muito efemera a existencia do Garanhuns-Jomal. Sua 
edî Sio de estreia foi noticiada pelo mensario Gloria, a 5 de 
agosto. E ja no dia 9 informava A Voz da Cidade que o recem-
nascido "suspendeu temporiamente". 

Segundo o testemunho pessoal do redator-chefe, 
circularam, ao todo, quatro numero do periodico. 

r r 

CRITICA - OrgSo de Livre QpiniSo - Come^ou a 
publicar-se no dia 22 de agosto de 1934, em formato de 32 x 23, 
com quatro paginas de tres colunas. Diretor - Manuel Virginio 
da Silva; redator-chefe - Luiz Maia, funcionando a reda92io na 
rua Santo Antonio, 437. Assinatura anual - 5 $000, dando direito 
a um "romance ou outro livro qualquer". Numero avulso -
0$100. No segundo numero entrou Altino Figueiredo como 
gerente. 
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Declarava a nota de abertura, entre outros topicos ligeiros: 
"Critica sera a sentinela avan^ada dos direitos do povo e uma 
defensora inabalavel dos interesses da nossa querida 
Garanhuns". 

Destinado a circular semanalmente, teve vida efemera. 
Divulgava comentarios politicos, sucintas reportagens, 
humorismo, noticiario social e cronicas de Luiz Shcettini, 
enchendo-se de reclames comerciais a ultima pagina. 

So sairam quatro numeros, o derradeiro dos quais datado, 
com atraso, de 19 de setembro, ja fora de sua fiin9ao o redator 
Luiz Maia (Biblioteca Publica do EstadoV 

REVISTA DA LIVRARIA ESCOLAR - Foi posta em 
circulafSo a 30 de setembro de 1934, comemorando o 10^ 
aniversario da funda^ao da Livraria Escola, de Manuel V. 
Gouveia, tambem diretor do magazine. Divulgou apreciaveis 
trabalhos literarios (Inf. d'A Voz da Cidade). 

JORNAL DO POVO - Orgao Eminentemente Popular -
Circulou, pela primeira vez, a P de dezembro de 1934, em 
formato de 32 x 23, com quatro paginas de quatro colunas 
estreitas. Diretor - Josemir Rosa Correia; Redator-chefe - Luiz 
Maia; gerente - Nicanor Soares. Reda9ao a rua do Recife, 71. 

Segundo o exposto na manchete sob o titulo "Duas 
palavras apenas...", ocupar-se-ia em "analisar os fatos", 
assestando suas "baterias"contra "as pragas sociais, 
especialmente a explora^So humana". Daria toda solidariedade 
"a massa anonima, sofredora e espoliada nos seus autenticos 
direitos e aspirafoes". 

Comegou, na edi^So de estreia, por chamar a "Repiiblica 
nova sinonimo de Republica Velha", seguindo-se reportagens. 
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materia noticiosa, comentarios leves e uma pagina com anuncio 
linico. 

N5o conseguiu ir alem do n° 3, que saiu no dia 13 do mes 
referido (Biblioteca Publica do Estado). 

Entretanto, o Jomal do Povo reapareceu "na ultima 
semana", em nova fase, sob a direcao de Luiz Maia, ao que 
infomiou Tempos Novos de 31 de marfo de 1935. 

NUCLEO PROGRESSIVO - brgSo das alunas da 
Academia Santa Sofia - Apareceu no dia 3 de maio de 1935, em 
pequeno fomiato, mimeografado. Direcao de Diva Medeiros e 
outras. 

Ao completar o primeiro aniversario, mudou o titulo para 
O Progresso, passando a ser impresso tipograficamente ("O 
nossojomalzinho". porDiva. n'O Progresso. setembro, 1937). 

GARANHUNS SPORTIVO - Come90u a publicar-se no 
dia 1 de setembro de 1935. Escreveu, a proposito, o Piano da 
Cidade: "...mais um jomal que nos oferece o esfor9o do 
inteligente mo90 Jaime Luna. E de circulagao quinzenal e, 
conforme expressa o seu titulo, ocupa-se dos desportos locais. 
Djalma Araujo e o secretdrio e Antonio Monteiro o gerente". 

DL\RIO DA CIDADE - OrgSo de Defesa Popular -
Entrou em circula^So a 5 de setembro de 1935, em fomiato de 
32 X 23, com quatro paginas de quatro colunas estreitas. Diretor 
- Luiz Celio Maia, redator-chefe - Jose Fittipaldi; gerente -
Aderbal GalvSo. Assinava-se a 2$000 mensais, custando 0$100 
o numero avulso. 

"...nao tem partido politico - dizia o editorial de 
apresenta9ao - n&o tem religi2o, hao se imiscui em politicagem. 
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nao hostiliza, n3o provoca. Noticia e comenta. Noticia com 
exatidao, comenta com justipa. Nao move campanhas 
sistematicas, nao detrata, nao calunia. Tambem nao corta-jaca". 
Acentuou: "...jomal dirigido por operarios, ve com simpatia as 
lutas pelas reivindica^oes proletarias, prestigiando-as sob todos 
OS pontos de vista". 

Noticiario ligeiro, o comentario "Matutando", por Joao da 
Serra, e soneto de Alvaro Costa - tal foi a materia com que 
estreou a nova folha diaria, completada com duas paginas de 
anuncios. 

Abriu o n° 2, no dia seguinte, o artigo "Nos venceremos", 
e Luiz Maia iniciou os "Lamentos proletarios". Cresceu mais um 
pouco a parte de anuncios (Biblioteca Publica do Estado). 

Nenhum outro comprovante encontrado. No dia 22 do 
mesmo mes de setembro, informou Tempos Novos que o Diario 
da Cidade estava suspenso "por motivos de ordem interna". 

A RAZAO - Orgao Oficial do Nucleo Integralista de 
Garanhuns - O n** 1, ano I, saiu a lume no dia 23 de setembro de 
1935, em formato de 32x23, com quatro paginas de quatro 
colunas estreitas. No n"" 5, lia-se no cabe^alho: "Filiado a 
associa^So Sigma Jomais Reunidos". Orientagao de Tancredo 
Messias; gerente - Pericles Santos. Reda^So a rua Severino 
Peixoto, 107 e trabalho material da Livraria Tipografia Escolar, 
situada a rua Santo Antonio, 294. Assinaturas: anual - 10$000; 
semestral - 6$000. Niimero avulso - 0$200. 

Come^ou a aumentarr o formato no n** 7, passando para 
36x 26, a cinco colunas estreitas de composifSo. Cresceu mais, 
chegando a atingir, no n̂  18, a estatura de 47 centimetros, 
paginas de cinco colunas normais. O gerente tinha sido 
substituido por Antonio Viana e so entSo apareceu a turma de 
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redatores: Antonio tenorio, Manuel Gouveia, Manuel Virginio e 
Cameiro LeSo, o segundo dos quais por pouco tempo, e o 
ultimo substituido, depois, por Mario Matos. 

Sem faltar o emblema do Sigma, a largura do cabe^alho 
completava-se com quadrinhos de cada lado do titulo, dentro 
deles reproduzidas palavras do Presidente Getiilio Vargas e do 
Senador Felinto MuUer. Mudou a reda^ao para a rua Santo 
Antonio, 230. 

Decorridas algumas edi^Ses, modificou-se a orientagSo do 
jomal (n° 28), vindo a exerce-la Manuel Virginio. Outros nomes 
increveram-se, dado o prosseguimento da publica^So, na equipe 
administrativa e redacional: Alfeu Valen^a, Dorval Santos e 
Almir Zaidan. 

O semanario fez a mais intensa propaganda do credo 
integralista, noticiosa e doutrinaria, incluindo a colaboraQSo de 
Gilberto Osorio de Andrade, Amadeu Aguiar, Jo5o Domingos 
da Fonseca, Euripedes Cardoso de Meneses, Helena Maria 
Alves, etc., alem de transcri96es, aparecendo o orientador com 
as assinaturas de Lidia Cansanyao e Virginio Silva. Cada edi9aio 
dedicava uma pagina a reclames comerciais. 

Continuou A Razglo em 1936, emendando a numerafao, 
ainda em 1937, cujo n"" 85, de 26 de setembro, reuniu doze 
pdginas, em dois cademos, edi^ao comemorativa do segundo 
ano de existencia. Estampou fotogravuras dos lideres e artigos 
especiais de Edmundo JordSo, Urquiza Valen9a, Manuel 
Gouveia, Custodio de Viveiros, capitSo Jaime F. da Silva e 
outros. 
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Atingiu o n® 94 a 28 de novembro de 1937, que deve ter 
sido o ultimo posto em circulagao (Biblioteca Publica do 
EstadoV^). 

ALMAQUE DE GARANHUNS - Para 1936 - Publica^ao 
editada por Felix Rui Pereira, escrita, compilada e oganizada por 
Miguel Jasseli e Ruber Van der Linden, este ultimo ilustrador, 
apresentou-se como o objeto de "tomar mais conhecidas as 
grandezas" da terra garanhunense. 

O artigo de abertura da volumosa brochura - 226 paginas 
de texto, no formato de 22 x 16 - assim concluiu: "Em exaltando 
a terra que e o nosso ber9o ou que nos d^ o p5o, nao fazemos 
senSo uma obra meritoria, porque, como o grande vate lusitano, 
tranqiiila a consciencia e satisfeitos, podemos dizer: 

Eu dessa gloria sdfico contente 
Que a minha terra amei e a minha gente^. 

A come9ar pelo calendario do ano, o bem organizado 
Almanaque inseriu copiosa materia informativa sob os mais 
variados aspectos, comentarios de interesse geral, e poemas 
assinados por Luiz Schettini, padre Manuel Barreto, Carlos 
Fradique, Artur Brasiliense Maia, Maria Brasil Maia, Francisco 
Sales, JoSo Domingos da Fonseca, Morse Lira, Edmundo 
Jordao, ndefonso Lopes, Maria Helena Pereira, Alice Souto 
Dourado, lomar Barros, De Lira e Cesar, Valdemar de Oliveira, 
Osvaldo Valpassos, Melo e Silva, Firmo de Santana, Gercino de 
Pontes, Miguel Calmon, Eurico Costa, Nehemias Gueiros e 
Reinaldo de la Paz, estando a historia propriamente dita do 
municipio (Historia e Natureza) a cargo de Ruber Van der 
Linden, mas incompleta, para continuar na edi^ao do ano 
seguinte. 

<*) C o l e ^ desfalcada, faltando-lhe, sobretudo, o primeiro niimero. 
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Muito ilustrada, a edigao, sobretudo com aspectos 
fotograficos da cidade. 

Circulou o segundo (e ultimo) numero do Almanaque em 
1937, excluido da dire^ao o nome de Miguel Jasseli, contendo 
igual numero de paginas. O diretor Ruber van Linden ilustrou a 
capa e desenhou todos os titulos da materia principal, alem de 
assinar diferentes produgoes. 

O artigo de apresenta?ao aludiu a uma "triplicada tiragem, 
formando um feixe de ensinamentos uteis aos agricultores do 
Nordeste; uma coletania de informes interessantes a todas as 
classes; uma seqiiencia de colaboragoes rigorosamente 
escolhidas entre os primitivos ribeirinhos; tradugoes especiais de 
autores estrangeiros e uma propaganda da cidade de Garanhuns 
como estagao de cura, de repouso e de atragao para turismo". 

A primeira parte estava assim dividida: Dados 
Astronomicos - Religioes - Informagoes Uteis - Calendario -
Coisas Diversas - Guia Astrologico. Da segunda constavam: 
artigos de Richard Barry, Heli Leitao, Edmundo Jordao, Gercino 
de Pontes e padre Tarcisio Falcao; contos de lomar Barros, 
Osvaldo Valpassos e Sales Vila Nova; poesias de Manoel Rosa e 
Jose Rabelo. E ainda: Estatistica - Govemo - Produgoes 
(Bibhoteca Publica do Estado e Biblioteca Nacional). 

O PROGRESSO - Orgao das Alunas da Academia Santa 
Sofia - Impresso em caracteres tipograficos, entrou em 
circulagao no dia 3 de maio de 1936 (conforme o artigo de Diva 
Medeiros, ja citado), nSo restando, dessa fase, nenhum 
comprovante. 

A 18 de setembro de 1937 saiu O Progresso transformado 
em revista, formato de 32 x 23, com 32 paginas, comemorando 
as bodas de prata da Academia (atual Colegio), cujo chche do 
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edificio figurou na capa de cartolina rosea. O texto apresentou-
se em papel couche, utilizando tinta azul, bem impresso e 
fartamente ilustrado, a come^ar pelas fotogravuras de Madame 
Agathe Verhelle, flindadora do Institute das Religiosas da 
Instrugao Crista, e da reverenda Mere Christine, superiora geral. 
Inseriu produ^oes assinadas por Monsenhor Jose A. Callou, 
Luiz Guerra, padre P M Godoy, C Mairink de Andrade, 
Antonio Tenorio de Almeida, Mario Matos, Pedro de Gois 
Cavalcanti, Eurico Pontes Lira, Senir Jatai de Sampaio, Maria da 
Conceigao Valois Correia e maria de Lourdes Brasileiro, e 
alunas Elisa B. Coelho, Diva Medeiros, Lucinete de Oliveira, 
Edna Bastos, Lourdes Wanderley, Alba Tavares, Betty Simons, 
Judice Souto Correia de Araiijo, Iris Tenorio e outras (Col. 
Maria do Carmo C. Braga). 

Continuou O Progresso, porem feito jomal, de quatro 
paginas, ja no seu tf 23, de 26 de setembro - ano III - com a 
colabora^ao das educandarrias e uma homenagem de despedida 
ao inspetor de ensino Clinio Mairink de Andrade. 

O n° 24 saiu a 31 de outubro e o 25^ ano dia 21 de 
novembro, contando seis paginas, edigao de despedida do ano, 
em homenagem "a primeira turma de diplomadas do Curso 
Ginasial". A pagina de frente foi ocupada por um poemeto do 
padre Magno Grodoy, figurando nas demais artiguinhos das 
j ovens estudantes (Biblioteca Publica do Estado). 

Continuou em 1938, sem que restem mais comprovantes. 

O TRABALHO - Orgao dos Alunos do Instituto 
Profissional de Craranhuns - O n° 1, ano I, publicou-se em agosto 
de 1936, obedecendo ao formato de 32x23 , com quatro 
paginas de tres boas colunas, impresso em papel acetinado. 
Diretor - Valdeci Bezerra; redator-chefe - Jose Bastos. Adotou 
o lema "Artes - Oficios", expresso no cliche do cabe^alho. 
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Apareceu, consoante a nota de abertura, '*para coadjuvar 
na grande luta que, presentemente, surge para o soerguimento 
de nossa mocidade". Nela ficaria gravado o "esfor90 de alunos e 
mestres". 

Edî Sio modesta, inseriu artigos ligeiros de Clodoaldo 
Moreira Leal, Pedro Silva, Manuel Severino dos Santos, Jose 
Batista dos Santos, Bastos e Valdeci; "Quadro de honra" e 
noticiario. 

Teia ficado na edî Sio de estrda (Biblioteca Publica do 
Estado). 

THE FIRING LINE - Circulou o n^ 1, s6rie Hd), vol. I, 
datado de fevereiro de 1937, em formato de 32 x 23, com seis 
paginas de duas colunas largas. Todo redigido em ingles, foi 
impresso nas oficinas do Norte Evangelico. Editor - E. R. 
Arehart; managing editor - W. G. Neville. 

Sua materia constou de artigos da lavra de W. C. Porter, 
Caroline Kilgore, Langdon Henderlite, Arehart, 
W. M. Thompson e Lina Boyce (Biblioteca Publica do EstadoV 

O MENSAGEIRO - 6rgao da Liga Ma96nica 
"Mensageiros do Bem" - Surgiu a 1® de maio de 1937, para 
publicar-se quinzenalmente. Formato medio, quatro paginas, 
cinco colunas de composigdo, trazia engastadas, no desenho do 
titulo, as armas da Ma9onaria e, sobre ele, na largura da pigina, 
uma manchete exprimindo conceitos de homens de letras. Outra 
manchete encimava a ultima pagina. Dire^fio de Vitor Grossi; 
secretario - Antero Wanderley; gerente - Antonio Pereira. 

^̂ ^ JA circulava em 1932, segundo noticiou, sem pormenores, o Boletim 
Informativo do referido ano. 
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Anualidade: lOSOOO; numero avulso: 300 r^is. Redafao e 
administra9ao a rua D. Jose, 67. 

Do artigo "Apresentado", constavam os seguintes topicos: 
"O Mensageiro. que hoje se apresenta ao publico, sera um orgSlo 
destinado a cumprir a risca o programa que se tra9ou, 
procurando servir a humanidade, prodigalizando-lhe 
ensinamentos saos". 

"Nao nos interessam as discuss6es estereis e as estiradas 
ocas de sentido. Esparzindo a semente do Bern, nos insurgimos 
conta as investidas do Mai, representado nos inumeros 
hipocritas acobertados com o manto esburacado do tartufismo. 
Os nossos inimigos ser§o os inimigos da Verdade e da Justi9a". 

Logo de inicio, o periodico investiu contra Lidia 
CansanySo. (Pseudonimo de Manuel Virginio), que vivia, pelas 
colunas do orgao integralista A RazSo, "a insultar a Ma^onaria 
e, concomitantemente, aos ma^Sos". 

Alem do noticiario local e informa96es uteis, com pouco 
mais de uma pagina de anuncios, apresentou O Mensageiro, no 
seu primeiro numero e, em prosseguimento, colaboraQJo 
assinada por Vigiliante, J. C. Moura, Uzzae Canuto, Tiago 
Veloso (cronicas de Belo Horizonte), JoSo Dez, Leo A. Pontual, 
Heli LeitSo, Espinho, Luiz Schettini, Hibemon Wanderley, 
Wandenkolk Wanderley e Jos6 Maria Mendes. 

Impresso em papel comum passou a adotar, desde a quinta 
edi9lo, o acetinado. A 7 de setembro, em homenagem ao E)ia da 
P^tria, com ilustrugao alusiva, na primeira, do desenhista e 
escritor Ruber V&n der Linden, circulou com 20 paginas. Abaixo 
do titulo, unsTtffenchete saudava "com reverencia e admiraflo. 
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o veterano O Lidadoi<^) decano do jomalismo matuto". Em 
seguida a expressivo editorial, liam-se trabalhos literarios ou 
poemas especiais de Manuel de Araujo Barbosa, Coelho 
Rodrigues, J. Mauricio Wanderley, padre Nestor de Alencar, 
Salome R. Mendes, Raquel Lima, Jose Cincinato, Artur 
Brasiliense Maia, F. Costa, Antonio PantaleSo da Silva e dos 
colaboradores efetivos, inserindo, igualmente, vasto informe 
sobre as comemora?6es da data e notas sobre a vida de 
Garanhuns, afora boa messe de publicidade comercial. 

O quinzenario circulou regularmente - mantendo sempre 
acesa polemica com A Razao - ate o n^ 12, de 10 de outubro 
(Biblioteca Manuel Arao, Garanhuns e Biblioteca Publica do 
Estado)(2). 

VOLANTE - OrgSo de Defesa dos Interesses da Classe de 
Chaufifeurs - Unico encontrado, circulou o n̂  5, ano I, a 22 de 
junho de 1937, em formato de 37 x 27, com quatro paginas de 
cinco colunas estreitas. Diretor -^ureliano Calado, flincionando 
a redafSo na rua Santos Dumont, 30. Trabalho material da 
Tipografia Livraria Helena. Tabela de assinaturas: ano 12$000; 
semestre - 6$000; Mes - 1$000. 

Tendo as paginas centrals repletas de anuncios , inseriu, 
nas extemas, variada materia, constituida de noticiario e 
comentarios. Fazia propaganda da candidatura Jose Americo de 
Almeida a presidencia da Repubhca e atacava o Integralismo 
(Biblioteca Publica do Estado). 

O CORREIO DA CIDADE - Publicou-se em 1937, m8s 
de setembro (Inf. d'A Voz, de Bom Conselho). 

<*) Peri6dico de Vitdria de Santo AntSo, fundado em 1880. 
^̂ ) A cole^o da Biblioteca Publica Estadual acha-se desfalcada do primeiro 
numero. 
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GARANHUNS-DIARIO - 6rgao Noticioso. Independente 
- Come^ou a publicar-se no dia 6 de abril de 1938, em 
substitui^ao ao Diario de Garanhuns, obedecendo a identico 
formato, assinatura mensal a 3$000 e numero avulso a 0$200. 
Confec^ao da Tipografia Modema, a rua do Recife, depois 
denominada Jose Mariano, 73. Dire^So de Dario Rego, redator-
chefe - Luiz Schettini. 

Apresentou a seguinte manchete: "O Garanhuns-Diario 
dedica seu primeiro numero a memoria do inolvidavel brasileiro 
Jose Bonifacio (cliche no centro da pagina), cujo centenario de 
sua morte hoje o Brasil comemora condignamente". 

"O nosso escopo e servir a coletividade" - dizia o artigo 
"Bom dia, leitor", acentuando: "As questdes religiosas, a 
politiquice, os endeusamentos, bem como as descomposturas 
nSo se amoldam ao nosso programa. Queremos trabalhar pela 
tranqiiilidade e hamionia da familia garanhuense, nSo poupando 
esfor^os para bem servir a nossa terra". 

Circulando normalmente, com duas paginas de anuncios, 
sua meta principal era o noticiario dos fatos e acontecimentos da 
cidade e do municipio, ao lado do comentario conciso, 
imparcial, focalizando temas do momento. 

Assim prosseguiu, meses afora, contando, inclusive, com a 
colaborafSo de J. Coelho Rodrigues, que escrevia "Desenhos 
animados"; Edmundo JordSo Filho, ou Edfilho: Estanislau 
Pimentel; M. L.; Luiz Maia; Firmino Filho; Ildefonso Lopes; 
Ulisses Diniz; T. Mudo, etc., enquanto Luiz Shcettini mantinha a 
se9ao "Nao leia!..."e sucediam-se originais da U. J. B. e da 
Agencia Nacional. 

Entre os meses de junho e julho, divulgou, ocupando 
sucessivas edifoes, sob o titulo "Crime de injuria pela Imprensa", 
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a defesa do jornalista-advogado Morse Lira, no processo que Ihe 
fora movido pelo Tribun^ de Apelagao de Pemambuco, por 
causa do artigo "Oh a Justi?a!...", estampado na edi9ao de 19 de 
dezembro de 1937 do Diario de Garanhuns. 

Ao come^ar 1939, so figurava no cabegalho o nome do 
diretor. E o juiz Porto Filho veio a assinar, por algum tempo, 
diariamente, o "Comentario". 

Atingida a edi^So de 12 de novembro, o Garanhuns-
Diario, "ante o dilema de reduzir o tamanho do jomal ou 
sumprimi-lo", optou pela primeira hipotese, tomando-se 
portanto, menor, com quatro colunas estreitas, dizendo o 
editorialista, a proposito: "...isto o fazemos por amor a nossa 
terra, que possui o linico jomal diario do interior do norte do 
Brasil. A guerra veio encarecer muito o papel de imprensa, que e 
deficientee caro". 

Prosseguiu em 1940 mas, ao atingir 1941, ja nao circulava 
diariamente. So o fez durante o mes de maio Nos outros meses 
aparecia tres a quatro vezes por semana. 

Em 1942 e 1943, transformou-se em bissemanario e em 
1944, nao era mais do que simples semanario. Apresentava, 
entao, produ96es literarias de Valdemir Maia Leite, Paulo 
Femandes de Barros, J. Pemambuco, Paulo Amazonas, Luiz 
Souto Dourado, Viriato Rodrigues, etc. A estes seguiram-se, 
nos anos seguintes, Damurie Vasconcelos, Oscar Siqueira, 
Amaldo de AragSo, dr. G. Martins Alves, J. J. do Bomfim e 
outros. 

Em 1947, progrediu um pouco, passando a sair com seis, 
as vezes oito paginas, mantendo-se, porem, hebdomadario. E 
assim continuou, pelo tempo afora, sem intermp^ao, sempre no 
seu posto o diretor Dario Rego. 
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Em sua edi^ao de 26 de agosto de 1951, comentando a 
noticia do aparecimento de novo jomal em Graranhuns, que 
pretendia pleitear uma subven^ao de C r$ 5,00 mensai s da 
Prefeitura Municipal, escreveu o articulista que o Graranhuns-
Diario (antes Diario de Graranhuns), com mais de 21 anos de 
vida, "servindo ao povo, as reivindica^oes populares, 
propugnando pelo progresso da terra, levando o seu nome e 
seus fatos sociais por grande parte do Brasil, recebe, por 
pagamento de publicagoes de todos os atos oficiais, inclusive 
balancetes, etc., a infima importancia de duzentos cruzeiros 
mensais". 

Defendendo o principio de alheamento k politica e as 
religioes, escreveu o entao redator Paulo Femandes Barros, 
usando as iniciais P. F B., a 9 de mar90 de 1952: "...nas 
tarimbas do velho Garanhuns-Diario esquecemos os nossos 
proprios interesses e relegamos a um piano secundario as nossas 
concep96es partidarias de Fe e de Politica e Labutamos tSo 
somente para que em nossas colunas apare^a, apenas, com toda 
soberania que Ihe e peculiar, o verdeiro sentido da imprensa 
digna e constmtiva - a Verdade". 

Elevara-se entSo, para Cr$ 0,40 o pre^o do niimero 
avulso, sem alterar-se o custo da assinatura mensai. A 
colabora^ao, variando constantemente, esteve a cargo de Luiz 
de Luna Almeida, Valdemar Araujo, Viriato Rodrigues, J. J. do 
Bomfim, Oscar Siqueira, Mario Fernando, Jaime Luna, Decio 
Franca, Aldo Bacelar, Ronildo Maia Leite, Antenor de Queiroz, 
Gama Lima Filho, M C de Matos, Jaci Rego Barros, Jarbas 
MaranhSo, Jose Wamberto, Virgilio Azedo, J. Barros Torres, 
F. G. Femandes, Josafa do Nascimento, Valdir Barbosa; Z , 
autor da se^aio "Palestrando"; Jameiao": J., com as "Coisas da 
Cidade" e Aladim, que assinava editorials. Divulgou, por fim 
trabalhos da "Globe Press". 
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Ao atingir 1954, o semanario apos no cabegalho: "Ano do 
Tincentenario da Restauragao Pemambucana" Sem mais 
altera^oes chegou ao fim do ano com o n^ 1675, datado de 19 de 
dezembro^'> (Biblioteca Manoel Arao. Garanhuns e Biblioteca 
Publica do EstadoV^^. 

PALADIO - Surgiu no dia 27 de agosto de 1939, 
obedecendo ao formato de 32 x 23, com oito paginas a tres 
colunas de 14 ciceros Orientador - Senir Jatai de Sampio; 
diretor - Luiz Souto Dorado; redator-chefe - Alino L de Assis; 
redatores - Augusto Pinto, Gasparino da Mata, Dioclecio Araujo 
e E. Jose Cadengui. Reda9ao a rua Dr. Severiano Peixoto, 19. 

Fez apresenta^ao o juiz-escritor Edmundo Jordao, com o 
artigo "Continuara", afirmando a certa altura: "O Paladio e um 
jomal de estudantes que quer ter a sua autonomia, bem que isto 
importe em oposifao ou descaso a orienta^ao dos mestres e dos 
professores que, em Garanhuns, trabalham, abnegada e 
patrioticamente, pelo aperfei9oamento moral de sua juventude". 

Concluiu declarando confiar, "integralmente, no luminoso 
flituro" do novo orgao que, **como o Brasil", haveria de 
continuar. 

A edi^ao inseriu as se^oes "Pena, Caneta, Tineiro e Papel", 
"Mulheres & Letras" e "Coisas da Cidade", artigos de Uzzae 
Canuto, Antonio Tenorio, Mario Matos, Judice Souto Correia 
de Araujo, CoUbri, o dos "Instantaneos", e Nisia Caldas, alem 
das produ^Ses do pessoal da equipe redacional (Coleyao 
Osvaldo Araujo. Fortaleza, Ceara). 

(*) Continuou a circular em 1955. 
^) A colegdo da Biblioteca Publica do Estado, al6m de lacunas outras, s6 se 
cstende at̂  o n"" 1399, de 12/12/1948, passando dai para 1952, periodo de 
janeiro/dezembro. 
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Jomal de estudantes, sem liga^ao colegial, tendo por 
objetivo conciliar a classe, dele nao restam comprovantes nas 
bibliotecas de Garanhuns nem do Recife. Foi possivel verificar, 
no entanto, que circularam cinco niimeros do Paladio, o ultimo 
dos quais datado de 15 de novembro do mesmo ano, conforme o 
livro de recortes do atual deputado Luiz Souto Dourado, de 
artigos de sua lavra, manuseado pelo pesquisador. 

COM A IGREJA - Orgao da Agao Catolica Diocesana de 
Garanhuns - Circulou, pela primeira vez, em novembro de 1939, 
no formato de 20 x 25, com quatro paginas. Trabalho grafico 
das oficinas d'O Monitor sua tiragem foi apenas 100 
exemplares, para distribui^ao interna. 

De fei9ao cultural e doutrinaria e periodicidade ocasional, 
publicaram-se mais dois niimeros, em datas nao identificadas, 
ficando suspenso. Em novembro de 1944, a Juventude Feminina 
Diocesana fe-lo circular ainda uma vez, a ultima, em edifSo 
datilografada, em homenagem ao bispo Mario de Miranda Vilas 
Boas, por motivo de sua promofao a arcebispo do Para (Notas 
de Arlinda Valenya). 

A VOZ DO INSTITUTO - Orgao Oficial do Instituto 
Profissional de Garanuns - O n° 8, ano I (unico encontrado) 
circulou a 1° de abril de 1940, em formato de 32 x 23, com seis 
paginas de quatro colunas estreitas. Diretor-redator-chefe -
Antonio Valdesio Belo, tesoureiro - Jose Julio da Silva. 

A par de artigos,cr6nicas, curiosidades, charadas, 
humorismo e noticiario, a segunda pagina inseriu colabora^So 
exclusiva dos meninos do curso primario, e a quinta um 
"Indicador Profissional e Comercial" (Biblioteca Publica do 
Estado). 
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CIDADE - Revista Modema de Literatura e Mundanismo 
- Apareceu em maio de 1940, em fomiato de 28 x 19, com 24 
paginas, mais a capa em papel roseo, ilustrada com desenho 
simbolico de Eurico Costa. Diretor - Luiz Maia; redator-chefe -
Francisco Guimaraes Femandes; secretario - Jaime Luna, 
fiincionando a reda^ao na avenida Santo Antonio, 227. 
Assinaturas: ano - 12$000, semestre - 6$000. Niimero avulso -
1$200. 

Na nota de apresenta^ao, apos dizer que as revistas, "na 
terra de Simoa Gomes", nasciam e morriam romanticamente, 
logo que cometavam a viver, escreveu o redator: "Cidade, 
porem, nao nasceu para morrer. Quer o ritmo de nossa terra, 
pulsando com Garanhuns, em todos os seus momentos de vida 
social. Quer ser o reflexo da cidade de clima maravilhoso. A 
propaganda. A defesa. O elogio. A exalta9ao. Tudo isto, na 
certeza linica de que a gente garanhunense compreendera o seu 
idealismo e a sua forga". 

Modestamente confeccionada, inseriu, todavia, 
interessante materia, constituia de artigos ou cronicas, poesias, 
variedades, noticiario e, como n^o podia deixar de acontecer, 
anuncios. 

Publica^ao mensal, o segundo numero exibiu, na capa, o 
desenho "Senhorinha Garanhuns em 1740", de autoria de Ruber 
Van der Linden. No terceiro, a ilustrafao do frontispicio coube a 
Herbert Spencer Maia, com desenho "O bamba". Manteve o 
ritmo de 24 paginas, sempre variando as ilustra96es da capa. 

A colabora^ao, em prosa e verso, esteve a cargo de Eurico 
Costa, Joao do Magano. Ruber Van der Linden, ilustrador dos 
proprios artigos; Luiz Maia, Regina Celi de Coimbra Pinto, Jose 
Francisco, tambem desenhista; o jovem Edmundo JordSo Filho, 
Iracema Liberal, Nilo Tavares, Albino Gueiros Sales, Osvaldo 
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Gadelha, Tiburcio Rocha, Gaspanno Buarque da Mata, Zelia 
Dias, Jose Cincinato, Ivo Junior, Americo Maia, Raimundo de 
Morais, J. Xavier, Maria Helena Pereira, Paula Campos, Firmo 
de Santana, Jatai de Sampaio, Gercino de Pontes, Ulisses Diniz, 
Agenor Raposo; Sabe-tudo, que assinava a segao "Eles e... 
Elas", e Ze Garanhuns, com os "Subsidios para a historia de 
Garanhuns". 

Publicado o n** 5, do mes de setembro, extinguiu-se a 
revista, que nao teve for9as para sobrepor-se aos obstaculos 
comumente antepostos no caminho da imprensa do interior 
(Coleyao Albertino Santos, de Joao Pessoa. PB: Biblioteca 
Publica do Estado e Coleyao Humberto de MoraisV^) 

FLAMA - Orgao da Juventude Feminina Catolica de 
Garanhuns - Entrou em circula^ao no ano de 1943, com seis 
paginas, formato de 25 x 30, impresso em hectografo proprio, 
com tiragem minima de 50 exemplares. 

De fei^ao noticiosa e humoristica, inseria materia ligeira, 
as vezes ilustrada, tudo a cargo das mo^as componentes do 
sodalicio. 

Embora em datas indiscriminadas, publicava-se uma 
ediQao cada mes, no total de onze (Notas de Arlinda Valen9a). 

O LAVRADOR - Orgao dos Alunos do Grupo Escolar 
Henrique Dias - Jomal impresso em hectografo, circulou o n*̂  3, 
ano II, a 1° de maio de 1943, utilizando-se papel tipo oficio, com 
quatro paginas. Diretora - Margarida Matos; gerente - Jose 
Leao. 

<*) S6 avistado no n° 1 da Cidade na cole<;:ao de primeiros numeros de 
revistas do livreiro Albertino Santos, JoSo Pessoa, Paraiba; existem os n^ 2, 
e 3 na Biblioteca Publica do Estado, e os n'̂  2, 4 e 5 em poder do jomalista 
Hmberto de Morais, Garanhuns, PE). 
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Mais dois exemplares manuseados: os n^ 4 e 5, datados, 
respectivamente, de 28 de julho e 28 de outubro do mesmo ano. 
sua materia constituia-se de artiguetes infantis, noticiario social e 
ligeiros desenhos a lapis de cor (Departamento Cultural da 
SEEC) 

GARANHUNS ROTARIO - EdiySo periodica do Rotary 
Club de Garanhuns - O n° 1, ano I, circulou a 27 de Janeiro de 
1944, no formato de 31 x 22, com quatro paginas de tres boas 
colunas. Ao centro do cliche do cabe^alho figurou o emblema do 
Rotary Intemacional. Distribui^ao interna. 

Abriu o texto uma narrativa da cria^So do Rotary na 
cidade, seguindo-se: "Quem sao seus membros", "Trechos de 
palestras", "Eventos sociais", outras notas e dados estatisticos 
sobre o municipio. 

Publica^ao, a principio, anual, saiu o n® 3 em janeirode 
1946. Ja no ano seguinte ocorreram tres edi^Ses, a ultima das 
quais, de rf 6, posta em circula95o no mes de dezembro. 
Indicava, entao: Redator - Uzzae Canuto. NSo restam 
comprovantes de 1948 a 1951. O n° 20 acha-se datado de 15 de 
novembro de 1952. Outros manuseados: n*^21, de fevereiro de 
1953; n^37, de julho, com seis paginas e n̂  38, de agosto, 
ambos de 1954. 

Sua materia constava de palestras, impressSes, noticiario 
social e das reunioes, pianos de afSoe comentarios sobre 
Garanhuns. 

Prosseguiu o 6rg3o rotariano, sem que fosse possivel 
encontrar mais exemplares alem dos mencionados (Biblioteca 
Publica do Estado). 

184 



r 

EXCELSIOR - Orgao do Ginasio Santa Sofia - Com 
aprovagao eclesiastica, circulava sob a dire9ao do 2^ Ano 
Pedagogico Comprovante linico encontrado: ano I, n^ 4, de 29 
de agosto de 1945, com quatro paginas a quatro colunas de 
composiijao. Materia constituida de literatura a cargo das alunas 
do educandario, humorismo e noticias (Coleyao Jose Almeida). 

A FOLHINHA - Jomal datilo-mimeografado, dos alunos 
do Colegio Diocesano de Garanhuns, com duas paginas (verso e 
reverso) em formato de papel oficio, apareceu a 24 de maio de 
1948, "para comemorar o dia de Nossa Senhora Auxiliadora e 
OS grandes combates travados ha 82 anos, em Tuiuti". 

Orgao tipicamente humoristico, entremeado de charges 
teve existencia meteorica, pois so circularam mais quatro 
numeros, datados de 31 de maio, 7, 14 e 18 de junho do mesmo 
ano. A partir da terceira edi9ao, saiu com quatro paginas, mas 
ficando em branco as intemas (Colegao Ginasio Diocesano). 

VOX NOSTRA - Orgao da Sociedade Estudantil Feminina 
de Garanhuns (Colegio Santa Sofia) - Surgiu no dia 5 de junho 
de 1949, em formato de 31 x 23, com oito paginas de quatro 
colunas, impresso nas oficinas d'O Monitor. Custava a assinatura 
anual Cr$ 15,00, com a diferen^a de Cr$ 5,00 para as filiadas a 
Sociedade, vendendo-se o numero avulso a Cr$ 1,50, menos 
cinqiienta centavos para as associadas. 

A edi^ao de estreia divulgou, em manchete, artigo 
assinado por D. Jeronimo de Sa e, sob o titulo, cronicas do 
padre Edgar Caricio e de Luzinete Laporte, alem do editorial de 
apresenta^ao, firmado por Corina de Abreu que, entre outras 
considera^oes, escreveu: 

"E o nosso jomal a nossa palavra; o nosso pensamento e a 
nossa vontade; o criterio nosso e a nossa conduta, e, enfim, essa 
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Vox Nostra o espelho da nossa alma, do nosso desabrochar de 
jovens; e um retrato que Garanhuns deve receber, cannhosa, 
como lembranga para os filhos que Ihe virao amanha e que, 
certo, Ihe indagarao dos nossos dias de hoje, do seu passado, de 
sua forma9ao". 

A interessante folha publicou-se mensalmente, pelo tempo 
afora, durante os periodos escolares, impressa, algumas vezes, 
em papel de cor. Sob a orienta^So da professora Arlinda 
Valen^a, inseria colabora9ao de alunas, a salientar: M. C. 
Franpa, Ilka Tavares, Luzia Wanderley, Maria Jose de Almeida, 
Djanete Pereira, Mariuza Dourado Cibela, Miriam Guerra e 
Silva, Diva Lima, Maria da Gloria Miranda, Lenice Melo, 
Marluce T. Souto Maior, Francisca CatSo, Ilza Alves Rodrigues, 
Margarida Maria Cintra, Lais Souto Pedrosa, Rilda R. Rocha, 
Marlene d'Arce, Tania do Rego Barros, Rosa Maria Lins e 
Helena P. Araujo, alem de produ^oes de professores do Colegio 
e outros elementos masculinos, figurando entre eles Arlindo 
Francisco, Lauro Leite Rodrigues, Jose A. Pereira, SebastiSlo 
Basilio e Pedro Ribeiro. 

Paralelamente aos trabalhos assinados, sobre Didatica ou 
Literatura, inclusive poesias. Vox Nostra mantinha se^Ses 
humoristicas, de Grafologia, Fototeste, curiosidades, charadas, 
noticiario social e estudantil e notas sobre Esperanto, autoria de 
Helpo (pseudonimo de Maria do Socorro Monteiro). 

Circulando nSo muito regularmente, sairam cinco edifSes 
em 1949; oito em 1950; nove em 1951; oito em 1952; treze em 
1953 e sete em 1954, a ultima delas - n^ 50 - no mes de 
dezembro<^> (Coleyao Arlinda Valen9a). 

(*) Prosseguiu em 1955. 
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O GREMIO - O n^3, ano I, circulou no dia 15 de 
novembro de 1949, em formato de tres colunas, com 14 paginas, 
edi9ao com a qual homenageou o 50^ aniversario do Colegio 15 
de Novembro. Diretor - Jose de Abreu Santos. Imoresso na 
Tipografia Papelaria Escolar, de Manuel Gouveia. Inseriu 
colabora^ao de A. Costa, Rubem Moreira, Rui Bento, Natan 
Moreira, Moacir Siqueira, Aderson Vila Nova, A. Correia, 
Ruber Van der Linden e outros, e alguns noticiario. 

Seguiu-se longo periodo sem o aparecimento de 
comprovantes outros. Existe o n** 7, ano IV, de 12 de outubro de 
1952, impresso em papel verde, com oito paginas, a quatro 
colunas de composifao. Corpo redacional: diretor - Geraldo de 
Freitas Calado; secretario - Silvio A. Araujo; redator - Ronaldo 
S. Maior. Apresentou variada literatura juvenil (Bilbioteca Van 
der Linden). 

No ano de 1953 apresentou-se O Gremio feito "orgao do 
Gremio Cultural Ruber Vand der Linden", avistado o n** 3, 
ano VTII, de 1° de maio, formato de 47 x 32, com seis paginas 
de seis colunas. Diretor - Erasmo B. Vilela, funcionando a 
redafao na rua Dantas Barreto, 188. Divulgou produ^oes de 
Sergio Milliet, Mauro Mota, Mauritonio Meira, Otto Maria 
Carpeaux, Licio Neves, D. Jeronimo de Sa Cavalcanti, Ledo 
Ivo, Carlos Drummond de Andrade, Emesto Feder e Luiz 
Martins; mais a "Coluna dos Novissimos", com Humberto 
Morais, Erasmo e Clovis Carvalho; "Cartas de Portugal", por 
Aquilino Ribeiro; "Resenha Literaria", "Notas esparsas" e 
"Noticiario" (Biblioteca Publica do EstadoV 

O ALFINETE - Jomal do Povo e... pela o Povo - Circulou 
no dia 24 de dezembro de 1950, em pequeno formato de quatro 
colunas e quatro paginas. Dire^So de Ulisses Peixoto Filho. 
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Tinha o jornalzinho o proposito de publicar-se anualmente, 
por ocasiao dos festejos de Natal, "com a finalidade de anima-las 
com bnncadeiras e gra^a, desde que tnstezas nao pagam 
dividas". 

A edi^ao cumpriu, realmente, esse proposito, enchendo 
suas paginas de humonsmo, alem de anuncios. Entretanto, a 
tentativa nao passou das "alfinetadas" do primeiro numero 
(Cole<?ao Jaime Luna). 

O RADICAL - Semanario Noticioso - Apareceu no dia 15 
de novembro de 1951, em fonnato de 48x30 , com quatro 
paginas de quatro colunas a 12 ciceros. Confec9ao da Tipografia 
Norte (antiga do Norte EvangelicoX na ma Dantas Ban-eto, 120, 
localizando-se a reda9ao a ma D. Jose, 81, 1̂  andar Diretor -
Francisco Guimaraes Femandes. Tabela de assinaturas: de honra 
- Cr$ 100,00; anual - Cr$ 50,00; semestral - Cr$ 30,00. Pre^o 
do exemplar - Cr$ 1,00. 

Ao entrar em circulagao, segundo o editorial intitulado 
"Apresentando", saudava, ao mesmo tempo, a data da "nossa 
emancipagao republicana" e o inicio da nova administrafao 
municipal, exercida por Celso Galvao. Tinha a diretriz de 
"imprensa intransigente na defesa dos interesses coletivos", para 
isto entrando na li9a "com a arma da verdade". 

Seguiu-se a publica?^©, tendo como gerente Jo5o 
Gon9alves Silva e trabalhando na reportagem Rinaldo Souto 
Maior e Ulisses Peixoto Filho. A partir do n° 4, criava-se a se9ao 
"Cosmorama", de Literatura e Arte, dirigida por Licio Neves 
(terceira pagina), na qual apareciam, entre outros nomes, 
Malaquias Abrantes e Maria Jose do Nascimento. 
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Passou O Radical a sair com seis paginas no rf 6, sendo o 
rf 7, de 5 de Janeiro de 1952, o derradeiro encontrado da fase 
estudada. 

Contava, ate ai, com a colabora^ao geral, temas diversos, 
de Jose Francisco de Sousa, Joao Domingos da Fonseca, dr. 
Godofredo Barros, Miguel Sousa Freitas, Jose Bezerra 
Sobrinho, Amaral e Silva, Lito. o memo Manuel Luiz de Franca 
Filho, que redigia "Temas ."; Jose Cardoso, Pedro Afonso, etc., 
alem de noticiario local, um "Indicador" e anuncios. 

Publicou-se o periodico em segunda fase, da qual existe 
um linico exemplar: o n° 3, ano I, datado de 12 de outubro de 
1952, tendo como sub-titulo a frase: "A verdade acima de tudo". 
As quatro colunas transformaram-se em seis, bastante estreitas. 
Nenhuma nota de expediente, sendo possivel constatar, atraves 
do noticiario especifico, achar-se a servi^o do Partido Social 
Progressista. Incluiu as "Farpas"(scriptium de Helio) e outras 
colabora96es, dedicando a Literatura a derradeira das quatro 
paginas (Biblioteca Publica do Estado). 

JORNAL DE GARANHUNS - Pela Justipa e pelo Homem 
- Orgao da Empresa Jomal de Garanhuns Ltda., dirigido por 
Luiz de Luna Almeida, tendo como gerente Vinicio de Morais, 
entrou em circula^So no dia 21 de junho de 1952, ostentando 
bom formato, a seis colunas de composifao, nitidamente 
impresso. 

Seu curto editorial de apresenta9ao concluiu com os 
seguintes topicos: "...o Jomal de Garanhuns esta hoje no meio 
da rua para dizer as conversas dos cantos e dos terreiros, dos 
sal6es e das esquinas, numa comunica^So animica com aqueles 
que sao livres, que querem a justi^a e a verdade. 
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Somos o povo, sem castas, sem morda^as, sem recalques, 
que cada sabado vira dizer as coisas que viu na semana, lembrar 
o que esta esquecido e reclamar o que tem direito. 

NSo estamos vinculados a nenhuma corrente de opini3o e 
haveremos de aparecer sempre para lutar pela Justi^a e pelo 
Homem". 

PublicaQSo semanal, em seis paginas e relativamente 
poucos aniincios, cobrava a assinatura anual a Cr$ 80,00; 
tiragem declarada de tres mil exemplares. Redagao a avenida 
Santo Antonio, 310. 

Servido de materia variada, inclusive reportagens 
sensacionais, inseria, cada semana, um rodape assinado por Jose 
Francisco, que abordava assuntos de carater nacional ou regional 
da mais palpitante atualidade, a par de outros artigos de 
Mauricio C Matos, Ulisses Peixoto Filho, Sales Vila Nova 
(cronicas do passado), Pompeu Luna, Jose Bezerra Sobrinho, 
Jaime Luna, Jose Ratis Lins, JoSo de Deus dz Oliveira Dias e 
Hibemon Wanderley, versos de Licio Neves, Jose Figueiredo e 
Firmo de Santana, enquanto Luzinete Laporte firmava a cronica 
"Nem feio... nem vulgar", com o titulo desenhado, e o diretor 
Luiz de Luna Almeida fazia reportagens e a cronica "Com a 
boca no mundo", ocupando-se de assuntos locais. Tamb^m 
ocorreram se96es como "Auditorio" e "Sociais" e noticiario dos 
distritos. 

Nada obstante a boa acolhida que teve, o Jomal de 
Garanhuns nSo pode m^anter-se, suspendendo sua circula^io 
com on** 13, datado de 27 de setembro (Biblioteca Manuel ArSo 
Biblioteca Publica do Estado). 

A VOZ DE GARANHUNS - Surgiu no dia 4 de Janeiro de 
1953, em formato de 4 8 x 3 0 , com quatro paginas de seis 
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colunas estreitas. Redator - Eusebio Lemoine Paes; gerente 
comercial - Jeova Ferreira da Silva. Redacao na avenida Sao 
Sebastiao, 36 e impressao da tipografia d*0 Monitor. Tabela de 
assinaturas: anual - Cr$ 50,00; semestral - Cr$ 25,00. Pre^o do 
exemplar - Cr$ 1,00. 

Consoante a nota de apresenta^ao, sob o titulo "Bons 
anos, Garanhuns!", tinha como lema "a imparcialidade politica", 
so desejando "o progresso do municipio, a felicidade e o bem 
estar de todos os seus filhos". No fim, fazia votos por "um novo 
ano cheio das gratas divinas". 

Jomal de manchetes e reportagens locais ilustradas, 
variado de noticias, inclusive dos distritos; divulgando atos 
oficiais da Prefeitura e a se^ao "O que o povo reclama"; servido 
de poucos anuncios, divulgava, tambem, artigos de Nelson Paes, 
Miguel de Oliveira Lima, Josafa Nascimento, professor JoSo 
Dias, Amaldo Ferreira de Brito e J Melquiades; cronicas de 
Raimundo de Morais e Gladys Paes; poesias de Licio Neves e 
Manuel Pereira da Silva. Nao faltou, ate, a movimentada gazeta, 
um "Noticiario Intemacional". 

Sem periodicidade declarada, A Voz de Garanhuns 
aparecia ora quinzenal ora mensalmente, em datas 
indeterminadas. 

Foi ultimo avistado o n̂  8, de 28 de julho (Biblioteca 
Publica do Estado). 

SESCOLONIA - Boletim Intemo da Colonia de Ferias do 
SESC - Publicadas as quatros primeiras edi^oes com o titulo O 
Colonial, apareceu - serie I, n̂  1 - no dia 3 de abril de 1953, 
datilografado, com quatro paginas, papel oficio, ocupadas as de 
frente e o reverso em branco. 
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Concise editorial de abertura, sob o titulo 
"Apresentando .-", declarou consolidada "a ideia da cria^ao de 
urn jomal que tivesse a fijn9ao de "valvula" de escape de nossas 
emocoes, em que pudessemos registrar os nossos momentos 
agradaveis e tambem expormos com clareza a nossa opiniao a 
respeito de cada problema surgido e a maneira de soluciona-los". 
Concluiu solicitando o apoio de todos sos sesquianos. 

A edi^ao de estreia inseriu cronicas de Hermana Lins, 
Emani Lins, Fausto Perruci e outros. 

Seguiu-se a publicafao, a principio bissemanalmente, 
depois semanalmente, variando, por fim, entre quinzenario e 
mensario- Aumentou para quatro, ate cinco paginas 
datilografadas sua materia constituia-se de impressoes de 
visitantes, artiguetes, curiosidades, versos, pensamentos, 
charadas, notas esportivas, etc. 

Seiscolonia chegou ao fim do ano com o n̂  24, de 29 de 
dezembro. Prosseguiu a numerafSo a 30 de Janeiro de 1954, 
ano n, atingindo o n'* 43 no dia 27 de dezembro(̂ > (Arquivo 
Colonia do SESC). 

GAZETA DE GARANHUNS - Entrou em circula^ao a 5 
de junho de 1954, obedecendo ao formato de 45 x 31, com seis 
paginas a seis colunas de composi^So. Diretor-responsavel -
Elpidio Branco; redator-secretario - Erasmo Bernardino Vilela; 
gerente - Mauricio Acioli. Reda9§o na avenida Santo Antonio, 
103 e trabalho grafico da oficina d'O Monitor. 

Declarou o editorial, "Nosso mmo", depois de indicar o 
lema "Sempre por Garanhuns e para Garanhuns": "O nosso 
programa visa, precipuamente, incentivar o jomalismo entre nos. 

(*) Continuou em 1955 
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compreendendo ai a difusao das letras atraves de coIabora^So 
especializada e sadia. A par desse objetivo, empregaremos 
grande parte de nossos esfor^os no sentido de que seja 
conseguido um melhor tratamento, por parte dos poderes 
publicos, para os distritos de nossa comuna". Defenderia, 
"intransigentemente, os principios do Cristianismo", nao faltando 
com "oportuna" palavra "de orienta^ao e critica", no setor 
politico, quando se tomasse preciso, sem descer a retalia96es 
nem polemicas... 

De inicio, o diretor, em longo artigo, focalizou "a gloriosa 
bandeira" do Partito Social Democratico. Mas adiante, um 
manifesto lan^ava a candidatura General Cordeiro de Faria ao 
govemo do Estado, e Jose do Agreste dizia estarem aclarados 
"os horizontes politicos" do Estado. No mais, a Gazeta cuidou 
de assuntos gerais, inclusive bom noticiario. E inseriu alguns 
aniincios. 

Seguiu-se a publica9§o regularmente, obedecendo ao 
programa tra^ado, ate o n** 18, de 31 de dezembro^^) (Biblioteca 
Publica do EstadoV^). 

A RESISTENCIA - Jomal politico, de oposi^ao ao 
P.S.D., publicou-se no segundo semestre de 1954, dele nSo 
restando nas fontes pesquisadas, nenhum exemplar. 

(*) Continuou em 1955. 
^^ Tres unicos comprovantes 6 o que existe na Biblioteca Publica do Estado. 
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GL6RIA DO GOIATA 

O GOYTAENSE - Periodico Imparcial - Destinado a 
publicar-se uma vez por semana, em dias indeterminados, saiu a 
lume no dia 8 de fevereiro de 1879, no formato de 33 x 25, a 
tres colunas de composipao. Impresso em tipografia propria, 
estabeleceu o pre^o de 3 $000 por assinatura trimestral, pagos 
adiantadamente. Reda^ao atribuida a Antao Borges Alves*. 

"Com o municipio, vila e termo da Gloria e suas 
autoridades - dizia o artigo de apresentagSio - surge tambem este 
pequeno jomal", fazendo-o "em honra do nobre e pacifico" povo 
da localidade. NSo tinha "outro objetivo senSo a utilidade 
publica". 

"O povo da Gloria - frisou, noutro topico - que, com toda 
raz§o se congratula, porque ja ouve, no seu torrSo, a voz da 
Justi^a Piiblica, e por isso sente-se mais garantido em seus 
direitos e liberdades, certamente nao rejeitara com despreso O 
Groytaense, que quer viver porque deseja, ardentemente, 
concorrer para o progresso do ilustre povo cujo nome tomou". 

A edi^ao inseriu o artigo "Economia", assinado por E., o 
qual tomou mais de uma pagina; boa noticia da chegada do 
primeiro juiz municipal do Termo; alguns pensamentos politicos 
e poesia de Pelino Guedes, destacada a ultima pagina para os 
anuncios. 

* Depois de haver publicado O Victoriense e o Correio de Santo Antao, o 
proprietirio da respectiva tipografia, Antao Borgres Alves, transferiu-a, ao 
mesmo tempo que sua residencia, para Gldria do Goiata, segundo infonnou 
o historiador Alfredo de Carvalho, no estudo "Genese e Progressos da Arte 
Tipogr^ca em Pemambuco", ^ pdginas 49, contido no livro *'Anais da 
Imprensa Peri6dica Pemambucana - 1821/1908". 
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N5o foi possivel colher noticias de haver prosseguido a 
publica^ao fBiblioteca Publica do Estado). 

A FOLHAGEM - Orgao Oficial do Grupo Escolar 
Govemador Barbosa Lima - Fundado em 1942, restam 
comprovantes, unicamente, dos n^ 10 e 13, respectivamente, de 
agosto e novembro de 1943. Manuscrito e copiado em 
hectografo, saia com quatro paginas de papel aima^o. Dire^So 
de Jose Lima, atuando Ailton Luna na qualidade de gerente. 
Materia constituida de literatura infantil, noticiario escolar e 
desenho a lapis de cor (Departamento Cultural da SEEC). 

GRAVATA 

CORREIO DE GRAVATA - Periodico Literario e 
Noticioso, Consagrado aos Interesses Locais - Primeira epoca -
Saiu a lume, dando como procedencia Gravata de Bezerros(l), 
no dia 16 de abril de 1905, em bom formato de 36x25, tres 
colunas a 15 ciceros, com quatro paginas. Impresso no Recife, 
no Atelier Miranda, a rua Duque de Caxias, 37, tinha como 
redator Vicente Barreto, adotando a seguinte tabela de 
assinaturas: ano - 12$000; semestre - 6$000; numero avulso -
0$200. 

Declarava o artigo inicial: "Ressentia-se esta localidade da 
falta de um jomal em que se refletissem, palidos embora, os 
magnos ideais de justi9a e de liberdade por que se devem bater 
todas as classes, sem distingao de credos politicos. O nosso 
aparecimento, portanto, vem preencher a lacuna, certo que sem 
o brilhantismo que possa esperar o publico ilustrado, mas 
simplesmente com a sinceridade que caracteriza a popula9§o 
gravataense". 

o 
Noutro topico: "N5o apresentamos programa, porque nSo 

temos preconcebido e assentado. Se pugnar, entretanto, pela 
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justi^a e garantia dos cidadSos, pelo progresso e tranqiiilidade 
desta populaQao honesta e ordeira, pode valer um programa, 
entao ele existe para a nossa folha, que outro certamente nSo 
aceita nem quer". 

Seguiu-se uma cronica intitulada "Distinto amigo Dr. 
Neri", assinada por Perseu, que se dizia sujeito "a crises 
intelectuais", um "mo^o de for^a de vontade cuja tempera jamais 
sera alcan9ada pela hipocrisia humana**, acentuando: "E tanto 
isto e real que afirmei aos habitantes desta terra criar um 
jomalzinho nesta bela localidade, nao obstante serios obstaculos, 
e cumpri minha palavra, traduzindo esse ideal em fato". Veio 
depois a se^So "Porta-voz", com ligeirissimo noticiario, tudo na 
primeira pagina. Uma cronica humoristica, nas "Publica^Ses 
solicitadas", com a assinatura de Miroma, ocupou metade da 
segunda pagina, ao passo que as duas e meia restantes se 
constituiram de reclames comerciais, nSo so de Gravatd, mas de 
outras cidades do Interior e do Recife. 

Foi, assim, pouco expressiva a estreia da Imprensa na 
localidade O segundo niimero saiu no dia 26, contendo apenas 
uma pagina de anuncios, quase uma e meia de "solicitadas", 
inclusive uma sauda^So de aniversario, em versos, por Inacia 
Alcim de Carvalho, mais variado noticiario; artigo de abertura, 
por A. S. C. (Artur de Santa Cruz Oliveira) e uma cronica mal 
alinhavada, de Socrates, dirigida aos "Carissimos leitores e 
gentilissimas leitoras". 

Terminou ai a existencia do Correio de Gravata 
(Biblioteca Publica do Estado e Arquivo Publico Estadual). 

O VAGALUME - Literario e Noticioso - Iniciou sua 
publica^io no dia 29 de setembro de 1906, em formato de 
22 X 14, com quatro paginas de duas colunas de composi9fio. 
Sob a dire^So de Raul Cardoso Aires, tinha como gerente 
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Eugenio Cunha, que era tambem proprietario da tipografia 
editora, siatuada a rua da Intendencia, 74. Foi revisor, por algum 
tempo, o dr. Alipio de Carvalho, e assinava-se a 1$500 por 
trimestre. 

Dizia o arigo de apresentagao: "Despretensioso, nao e seu 
intuito ocupar-se de assuntos de ordem superior - que, alias, 
exigiriam largo espa^o, de que ele nao dispoe; muito menos 
tratara de politca. O fim que tem em mira e unicamente ministrar 
aos eus leitores alguns momentos de distra^ao, por uma leitura 
amena, como um pequeno repouso em meio dos labores 
cotidianos". 

Que nao esperassem d*0 Vagalume "jorros de luz" 
deslumbrantes ou fascinantes; "apenas, como pequenino inseto 
do qual tomou o nome, rapidos e fligazes lampejos, ao percorrer 
OS campos floridos da Uteratura". 

Circulando, normalmente, aos sabados, o periodico, que 
so adotou anuncios - uma pagina - na primeira edi^ao, 
constituiu-se bom veiculo noticioso das ocorrencias socials da 
cidade, inserindo tambem pensamentos soltos, charadas e a parte 
de Uteratura, em que se altemavam os colaboradores, em prosa e 
verso, ora locais, ora de Vitoria de Santo AntSo, principalmente, 
e de outros pontos, a destacar: Belarmino Filho, Paulo Martins, 
Oinotna Oartleb (anagrama de Antonio Beltr3o, de Amaraji), 
Roberto Otaviano, F. A. M., Fulgencio Correia de Melo, Manuel 
Sandoval, Joao de Melo Vergosa, Frederico Codeceira (Luiz), 
Artur F. Nogueira Lima, Artur Lima, Alfredo de Melo, Aniceto 
C. Melo, P. de Barros e Marcio de Albuquerque. 
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Circulou O Vagalume at^ o n̂  21, de 24 de fevereiro^^^ de 
1907, depois do que, precisamente a 4 de mar^o, se divulgava 
um prospecto, comunicando a suspenslo, verificada devido ao 
fato de as oficinas grdficas em que era impresso haverem sido 
vendidas "para outra cidade" (Arquivo Publico Estadual). 

O GRAVATAENSE - brgSo Semanario, Imparcial, 
Literario e Noticioso - Entrou em circula93o a 15 de Janeiro de 
1916, em formato de 37x28, com quatro paginas de tres 
colunas, impresso em tipografia propria, situada na rua do 
Comercio, 33, onde t a m b ^ funcionava a redafSo. Redator-
chefe - Jos6 dos Teixeira de Albuquerque; redator-secretArio -
Raul Rego Barros. Tabela de assinaturas: ano - 7$000; semestre 
- 4$000; trimestre - 2$000; mes - 05700. Constava do cabetalho 
a divisa: "13 S - Deus e o bom Livro - 13 S"(2). 

O editorial de abertura ocupou-se da "evolu^Sio das 
letras", prometendo o articulista fazer uma sintese historica "do 
Egito, no ano de 520 A. C.; da Alemanha, em 1436; de 

t̂ ) NSo 14 de fevereiro, como consta dos "Anais da Imprensa Peri6dica 
Pemambucana - 1821/1908. 
^) Distintivo da Academia de Letras dos supersticiosos, entidade 
intermimicipal de intelectuais, com sede em Vit6ria de Santo Antdo, que 
tinha como objetivo o intercambio liter^o e como simbolo imia conija. 
Seus membros s6 se correspondiam nos dia chamados aziagos, 
principalmente no 13° de cada mes. 
A "confraria** era constituida de 13 associados, os quais se obrigavam a 
acrescentar k assinatura um 13-S. Eram eles: Austro Costa, Jos^ Miranda, 
Jos^ Penante, Esdras Farias, Silvino Lopes, C^lio Meira, Jos^ Antonio da 
Silveira, Jos6 Lessa, Teixeira de Albuquerque, Cicero Barbosa, Samuel 
Campelo, Anisio Galv3o e Guedes Alcoforado, residentes ora no interior do 
Estado, ora no Recife. 
Contavam os "academicos** com uma rede de peri6dicos, em que 
publicavam suas produ96es, entre eles o Gravataense, O Porta-Voz de 
Bezerros, a Gazcta de Pesqueira, Alma Latina. de Beberibe (Recife), A 
Colima, de Vitdria de Santo AntSo e a Folha do Povo, de Limoeiro. 
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Pemambuco e, finalmente, de Gravata em 1906", quando do 
aparecimento d*0 Vagalume. Mas felizmente (para o leitor), nSo 
foi ele muito longe, concluindo por setenciar que o Gravataense 
viveria "sempre de fileiras cerradas contra o mal, de portas 
abertas para o Bem". 

De fei^ao agradavel e bem variado de materia, com a 
respectiva parte de anuncios, logo no mes seguinte (edî Sio de 26 
de fisvereiro) retirava-se o redator-chefe, sendo substituido pelo 
secretario, cargo este que passou a ser ocupado por Cicero 
Barbosa. Nessa ocasiao desaparecia do cabe^alho o simbolo da 
Academia de Letras dos Supersticiosos. Em seu lugar, via-se: 
Proprietario - Barros e, pouco depois, a partir de 11 de mar^o, o 
nome todo - Raul Rego Barros, entrando o prefeito Possidonio 
Rego Barros como diretor-gerente. 

Precisamente a 1 ° de abril, melhorava a fexqio do 
periodico, passando as paginas a ter quatro colunas de 
composifSlo, sem alterar-se-lhe a altitude. Em fins de julho 
transferiam-se a redaijao e oficinas para a parte posterior e o s6-
tSlo, respectivamente, do predio n̂  1 da rua 15 de Novembro^^). 

Nos primeiros meses viveu o Gravataense de literatura e 
noticias. Depois admitiu um editorial abrindo cada edi^ao, sobre 
assuntos diferentes, mas de interesse do municipio. Enquanto 
isto, ocorria uma invasao de cliches de produtos farmaceuticos, 
chegando os reclames comerciais a dominar metade da segunda 
pagina, alem de encher as duas ultimas. De mar90 a maio 
publicavam-se cupoes do concurso "Qual a senhorita mais bonita 
de Gravata?", dele saindo vencedora Levina Gon9alves. 

<*) Na parte da frente funcionava a loja de fazendas da firma Barros & 
Barros. 
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A principio com mais intensidade, para ir pouco a pouco 
diminuindo, divulgava produ^Ses, em prosa e verso, de Austro 
Costa (que se chamava, na realidade, Austriclinio Ferreira 
Quirino); Silvino Lopes, Jos6 Miranda, Alfredo Sotero, tambem 
aparecido como Helena Santos: Guedes Alcoforado, o das 
"Nuga^oes vemaculas"; Landulfo Medeiros, Esdras Farias; Julio 
Thebano (pseudonimo de Teixeira de Albuquerque), que 
assinava "Retrato tipografado", no segundo mes substituido por 
Lucilo: Amaldo GalvSo, Altamirando, Guedes Filho, Agamenon 
Costa, principalmente com a se^ao "De alhos e bugalhos"; 
Jotariado, Ventura Reis, Carmen de Oliveira, Baltazar de 
Oliveira, J. A. (Jose Antonio da Silveira), Sorrab (Deocleciano 
da Silveira Barros Filho), Antonio Beltrao, Braz Seve, o mesmo 
Cicero Barbosa, e outros. 

Tendo ocorrido eleifSes municipais, os candidatos a 
prefeiro e vice-prefeito, respectivamente, jomalistas Raul Rego 
Barros e Cicero Barbosa, nSo se conformaram com o resultado 
das umas. A edi^ao de 19 de agosto, entSo, divulgou as "raz6es 
do recurso" interposto contra a apurafSo dos candidatos da 
outra fac9ao politica; na seguinte, vinha a ata de apura^Sio 
considerada valida e, no dia 28 de outubro, abria a primeira 
pagina um convite aos candidatos "eleitos" para tomarem posse 
no dia 15 de novembro. 

Ao mesmo tempo, noticiava o Gravataense a existencia de 
um "complot" visando ao assassinio do prefeito Possidonio, que 
pretendera entregar as chavesdo Pa90 Municipal ao seu irmao 
Raul. 

Nova fase iniciou o jomal a 11 de novembro, 
apresentando-se com o sub-titulo resumido para "Semanario e 
Independente". Dos nomes anteriores, so permaneceu no 
cabe9alho o de Cicero Barbosa, tendo assumido o cargo de 
redator-chefe Alfredo Sotero, que anunciou "uma reforma 
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radical" e o afastamento de "dois grandes inimigos da Liberdade: 
politica e religiao". Ele mesmo come90u a se^ao "Pimentinhas", 
em versos, com a assinatura de Pedro. 

Melhorou, realmente, a parte editorial, que estivera 
fraquissima e, na edi9ao seguinte, quase toda a primeira pagina 
foi ocupada com o noticiario da posse do prefeito Joaquim 
Didier do Rego Maciel e respectivos acompanhantes de chapa. 
Na segunda pagina, em uma so coluna, noticiava-se a posse do 
outro grupo que, todavia, nSo govemou. 

Mais uma quinzena (n** 47, de 2 de dezembro) e Sotero 
afastava-se "por motivos superiores". Declarou o artigo de 
abertura haverem assumido a dire9ao do periodico "os 
proprietarios" Possidonio e Raul, acentuando: "Esta empresa 
continua pertencendo a Casa Comercial Barros & Barros". E 
mais: "O Gravataense. alem de ser literario e noticioso, e 
defensor do Partido Republicano Democrata (o que passou a 
constar do cabe9alho), que tem como chefe o eminente Greneral 
Emidio Dantas Barreto". 

Ao lado do titulo ficaram: redator-chefe - Possidonio 
Rego Barros; redator-secretario - Cicero Barbosa. Desde 
outubro, destacava-se, como principal colaborador, Apolinario 
Bezerra, autor do comentario "Fatos e Coisas". 

Atingiu 31 de dezembro com o n^51, iniciando 1917 
(ano II) o n*̂  1, de 15 de Janeiro, edi9§o de oito paginas, na 
primeira das quais se viam fotogravuras dos tres diretores e 
redatores e o editorial comemorativo, que aludiu a sua "luta 
incessante em prol da coletividade", num "ano de vida para as 
boas causas", acentuando: " Seguindo o ultimo programa 
tra9ado, Gravataense dobra a primeira aresta de sua vida para 
colher os louros de seu trabalho, para estreitar em um amplexo 
OS seus amigos, leitores e, qui9a, o publico em geral, e 

201 



prosseguir na sua senda, sempre a soltar uma petala da flor de 
sua existencia, a perfumar os corafoes puros, omato santo da 
sociedade". 

Depois de uma pagina exclusivamente de sonetos, seguiu-
se, na terceira, grande retrato de Dantas Barreto, com palavras 
de saudafao, em tipo forte, obedecendo ao titulo; "The rignt 
man in the right place". 

Desde ai, baixou o pre^o das assinaturas, cuja tabela 
passou a ser a seguinte: ano - 5$000; semestre - 35000; trimestre 
. 1$500; mes - 0$500. Numero avulso - OSIOO. Prosseguiu a 
publica9§o, desde o principio, sem quaisquer interrup96es. 
Chegado o mes de agosto, continuando em setembro, Alfredo 
Sotero, sob o pseudonimo GedeSo da Silva. e Cicero Barbosa 
travaram polemica, de carater literario, com o poeta Esdras 
Farias, que entao dirigia outro periodico - Q Tempo. O ultimo 
terminou levando a efeito "violenta agressao" ao redator-
secretario do Gravataense, nao chegando, porem, a disparar o 
revolver que empunhava. 

A 15 de Janeiro de 1918 iniciava-se o ano III (n"" 1) com 
edi^io de seis paginas, a primeira das quais dedicada ao General 
Dantas Barreto e a segunda aos "tres grandes" da reda^ao, com 
o indefectivel artigo comemorativo. Subiu para o cabe9alho, ao 
lado de Possidonio, de Cicero e Raul, este diretor-gerente, mais 
um nome: Luiz do Nascimento - diretor das oficinas. 

Os colaboradores mais assiduos foram Alfredo Sotero, 
Cicero Barbosa, Austro Costa e Apolinario Bezerra, aos quais se 
seguiram, esporadicamente: Eneas AJves, Artur Lima, Bento 
Maciel, Celio Meira (Ceciliano de Oliveira Melo), Jaci Ubirajara, 
Mario Castro, Jose Peregrino Filho, Vamberto Costa, Artur 
Lindoso e, por fim, Jose Maria Belo e Ramiro Emesto 
(pseudonimo de Nestor Moreira Reis). 
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Encerrou a existencia do semanario o rf 22, de 22 de 
junho de 1918 (Biblioteca Publica do EstadoV^). 

O PAPAO - Pequeno jomal camavalesco, foi posto em 
circula^So a 5 de marQo de 1916. Faltam pormenores (Inf. d'O 
Porta-Voz. Bezerros, PE.V 

LETTRAS NOVAS - Revista - Saiu a lume, edi^ao unica, 
no mes de agosto de 1916, em fomiato de 21 V2 por 14 Vi, com 
12 paginas de papel superior, fora as quatro da capa, em 
cartolina. Lisonjeiro trabalho grafico das oficinas do 
Gravataense. Dire^ao de Cicero Barbosa e Esdras Farias. Custo 
do exemplar - 300 reis. 

O pequeno magazine teve carater puramente literario, 
abrindo com a nota redacional intitulada "Nosso estandarte", 
com ela se apresentando aos leitores e solicitando-lhes boa 
acolhida. 

Foi o seguinte o sumario divulgado: "Salome" - Oscar 
Wilde; "ManhS bizarra" - Silvino Lopes; "Idilio violado" -
Amado Coutinho; "Poema da muri^oca" - Esdras Farias; "Quern 
o reconheceu?" - Johann Volgl; "Arvore morta" e "In extremis" -
Cicero Barbosa"; "Alma religiosa" - Sabino de Campos; soneto 
de Baltazar de Oliveira e pensamentos de homens celebres 
(ColeySo Esdras FariasV 

r f 

O ARCO-IRIS - OrgSo Literario, Critico e Humoristico -
Circulou pela primeira vez a 27 de maio de 1917, em formato de 
25 X 14, com quatro paginas de duas colunas. Redatores - Jose 
Peregrino Filho, JoSo Jose Gon^alves e Jose Costa e Silva, 
funcionando a reda^Sio na rua 15 de Novembro, 70. Trabalho 

^̂ ) Colefdo desfalcada. 
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grafico das oficinas do Gravataense. Assinava-se a 400 reis por 
mes (0$500 para fora da cidade), custando 100 reis o exemplar. 

Seguiu-se a publica9ao, constando sua materia de cronicas 
ligeiras, epigramas, trepa?6es, notas sociais, perfis, versos em 
ca^ange, por Ocrido; comentarios moralizadores dos costumes, 
informa96es gerais e concurso para apurar qual o rapaz mais feio 
de Gravata. Ocorriam pequenos cliches em madeira, gravados 
por Peregrino. 

Depois do n"" 5, ficou suspenso O Arco-Iris. para 
reaparecer decorridos dois meses, quando passou a imprimir-se 
na tipografia d'O Tempo. E parou, novamente, com o n^ 7, de 2 
de setembro. Dessa vez, descansou pelo espa90 de oito meses, 
pois o n° 8 so saiu no dia 31 de marfo de 1918. 

Desde entao dedicava-se o jomalzinho dos J. J- J. a missSo 
de "instruir, deleitar", contando com a colaboragao de Emilio de 
Vasconcelos e Geni Silva (pseudonimo de J. Peregrino Filho), 
que iniciou um "Consultorio de beleza", alem da parte satirico-
humoristica, a cargo de Ze Paxeco, Dr. K. Marao e outros 
pseudonimos. 

NSo ultrapassou o n° 11, de 21 de abril (Biblioteca Publica 
doEstadoy^). 

O TEMPO - Informapoes. Noticias. Variedades -
Semanario independente, iniciou sua publica^ao a 16 de junho de 
1917, em formato de 42x28, com quatro paginas de quatro 
colunas. RedafSo e oficinas na Pra^a do Comercio, 74. Redator-
chefe - Roderick GalvSio; redator-secretario - Esdras Farias; 
gerente - Guedes Filho. Assinaturas: anual - 8$000; trimestral -
2$000. Ainda no Expediente: "Nao aceita colaborafSlo". 

*̂̂  Cole<̂ o desfacalda. 
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Estreou com sucinto desenho, no alto das colunas centrals, 
impresso em roxo claro, intitulado "Os simbolos da Imprensa", 
tendo abaixo a legenda: "Guttenberg - o criador; Fust - o 
colaborador; Schoeffer - o aperfeigopador". - Constituia-se de 
uma redoma com os tres retratos, entre caixa de tipos, prensa e 
petrechos do servigo grafico. 

O editorial de abertura - "Comedo de uma vida" - trouxe 
OS sub-titulos: "Projetos - Da vida e do tempo - Fei^oes do 
momento". Dizia ter '*como utilitario ou norma de conduta a 
exclusiva defensao dos interesses gerais de uma coletividade, 
sem nenhuma liga9ao politica ou quaisquer sentimentos 
partidarios". Noutro topico: "As miiltiplas feifoes da vida 
contemporanea oferecem margem suficiente a itineratao de um 
jomal sem a necessidade dos desvios morais e agachamentos 
politicos de tantos outros que vao desaparecendo por ai, na 
exigiiidade dos seus proprios elementos intelectuais". 

Depois de longa serie de considera^Ses sobre a "fei^ao da 
vida", as "paixoes irrefreaveis", a ignorancia, a utilidade da 
Imprensa, concluiu solicitando "apoio incondicional para a gloria 
ascente d'O Tempo". 

Publicou-se regularmente, aos sabados, ocupada a 
primeira coluna da primeira paginas com informa^Ses sobre 
administra9ao municipal, foro, policia, Igreja, transportes e 
correio. Depois: artigos dos redatores, do gerente e do 
professor Guedes Alcoforado; transcrifSo de sonetos de poetas 
consagrados; alguma ilustra^So; noticiario e a quarta pagina de 
anuncios. 

Atingindo o n** 8, de 4 de agpsto, retirou-se o redator-
chefe, passsando Esdras Farias a flingSo de diretor. 
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Logo no segundo mes come^ou O Tempo a atacar a 
administra9ao municipal anterior, defendendo a do momento, 
chefiada por Joaquim Didier do Rego Maciel. Sobreveio acerba 
polemica com o Gravataense, da fac^So politica contraria. 
Esdras Farias de um lado; do outro, Cicero Barbosa, Alfredo 
Sotero e os irmaos Rego Barros, proprietarios do jomal 
adversario. Mas a polemica transferiu-se para o campo literario, 
com acusa9des reciprocas de plagio. 

Em conseqiiencia da tensSo, afastou-se o gerente d'O 
Tempô >̂ , sendo substituido, no n̂  14, por Eugenio Melo, o 
qual, todavia, so permaneceu ate o n** 20, ficando no expediente 
o nome do diretor, que so deu por encerrados os seus ataques na 
edigSio de 22 de setembro, depois de haver sacado do revolver 
(sem disparar) contra Cicero Barbosa. 

Embora aumentando pouco a pouco o acervo de aniincios, 
que no final chegaram a ultrapassar duas paginas, manteve o 
periodico o seu programa, com maior espa^o dedicado a 
literatura, sobretudo a divulgat^o da correspondencia elogiosa 
recebida por Esdras Farias, o qual, por sua vez, assinava artigos 
e poemas, nSo so com o nome, mas com as iniciais e com os 
pseudonimos Gentil Amaro e Lazaro Chagas. 

Passando a receber colabora96es, at6 o fim da vida do 
jomal, ao contririo do enunciado nas primeira edi96es, 
apareceram nas suas colunas produ^des, em prosa ou verso, 
porem raras vezes, de Oliveira e Silva, Baltazar de Oliveira, 
M^cio de Albuquerque, Da Costa e Silva, Augusto GalvSo 
Cerqueira, Didier Neto, Jose Antonio da Silveira e Alexandre 
Grego, este ultimo chegando a ser asstduo. Duas zincografias de 
homens celebres, nas edi96es de 22 e 29 de setembro, foram 

*̂̂  O gerente Guedes Akoforado Filho diva^ou sua "Despedida" d'O 
Tempo na edifio do Gravataense de 22/09/1917. 
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trabalhadas a camvete, respectivamente, por Luiz Mota e Jose 
Peregrino Filho. 

Seguiu-se a numera^ao em 1918 (ha uma lacuna, na 
colecao, entre os numeros 26, de 8 de dezembro e 35, de 9 de 
fevereiro). Nesse ultimo mes, a reda^So, junto as oficinas, foi 
transferida para a mesma rua, n° 58. 

Depois do if 50 (junho), constou do cabe9alho o nome do 
proprietario - Joaquim Didier, que o era, na realidade, desde a 
funda^So, para isto tendo custeado a compra da tipografia. 

No referido mes, alem da edi9ao comemorativa do 
primeiro aniversario, circularam dois numeros suplementares, 
utilizando papel e tinta de cores, neles divulgando-se produgSes 
especiais de Zeferino Galvao, Jader de Andrade, Silvino Lopes, 
Anisio GalvSo, Olimpio Magalhaes e outros intelectuais. 

O n° 54, tambem suplementar, que circulou a 6 de julho de 
1918, foi o ultimo manuseado. 

Durante toda a sua existencia, manteve O Tempo regular 
noticiario (Biblioteca Publica do Estadoy^>. 

O OLHO - Jomal Critico e Humoristico - Entrou em 
circulafSo a 15 de julho de 1917, obedecendo ao formato de 
25 X 16, com quatro paginas de tres colunas estreitas. Redator -
JoSo Teofilo de Oliveira. Destinado a aparecer nos domingos, 
tinha redafSo na Travessa Chaves, 8, local da tipografia do 
Gravataense, onde foi impresso. Tabela de assinaturas: ano -
4$000; semestre - 2$000; trimestre - 1$200; mes - 0$400. 
Numero avulso - 100 reis. 

(*) Colecao desfalcada. 
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Do artigo de abertura - "Empunhando o estandarte" -
constava: "Nao ultrapassaremos os limites da critica; 
causticaremos a quern transpuser os marcos da moral e tudo 
quanto merecer uma repara^ao". "Para o belo sexo, somente, 
nao teremos palavras causticantes". Concluiu advertindo: 
"Prevenimos aos rapazes que em tudo somos amigos; em 
qualquer parte, a chala^a, o riso, a pandega nos ombriar5o; aqui, 
de lan^a em riste, todos voces, meus amigos, encontrar§o o 
velho soldado guardando a pacatez da vida e o silencio do lar". 

Sua materia constituiu-se de dialogos, trogas, trepa^Ses, 
telegramas humoristicos e versinhos de Devoto (BibUoteca 
Publica do Estado). 

NSo ficou O Olho na edi93o de estreia. Outros numeros 
foram publicados, embora n§o restem mais comprovantes. O 
pequeno 6rg3o chegou a participar, ao lado do Gravataense. da 
polemica que este ultimo manteve com O Tempo> sobre a literatura, 
temperada de desaforos. 

O MORCEGO - OrgSo Critico, Humoristico e Noticioso -
Surgiu no dia 7 de abril de 1918, em pequeno formato de 
tres colunas com quatro paginas. Equipe dirigente: Cicero de 
Sousa - redator-chefe; Florentino Gon^alves - redator-
secretario; Manuel Carlos de Morais e Jose Quiterio - redatores 
auxiliares; Otacilio Pessoa - gerente. Impresso na tipografia do 
Gravataense. vendia-se a 100 reis o exemplar. 

Dizia o "Primeiro voo d'OMorcego": "De dia ou de noite, 
trepar-me-ei nas costas de quem mere9a, chuparei a ultima gota 
de sangue do amarelo ou nSo que estiver namorando ks esquinas, 
metendo-se a sebo, pensando que tem sangue suficiente para se 
meter o cacete grosso dos irmSos e pai de sua condoquinha". 
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Divulgou croniquetas, epigramas, anedotas,trepa96es, a 
exemplo dos congeneres da epoca. 

Sairam, apenas, tres numeros, o ultimo dos quais datado 
de 21 de abril (Col. Esdras FariasV 

A GAZETINHA - OrgSo da Mocidade. Literario, Critico. 
Humoristico, Noticioso e Comercial - Publica^ao dominical, 
circulou o primeiro niimero no dia 14 de abril de 1918, formato 
de 25 X 16, com quatro paginas a duas colunas de 14 ciceros. 
Proprietario - Luiz do Nascimento; redator-chefe - Tiago 
Veloso, funcionando a redacao na ma do Comercio, 27. Tabela 
de assinaturas: ano - 4$000; semestre - 2$000; trimestre -
1$200; mes - 0$400. Pre^o do exemplar - 0$100. Impress^o da 
tipografia do Gravataense. 

Do artiguete "Aparecendo", constava que a folha manter-
se-ia "calma" e "fleugmatica", mas faria "apreciafoes, 
censurando com justeza de carater a falta de civilidade de 
alguem que, maldosa ou inconscientemente, proceda sem os 
requisitos necessarios para com a sociedade, a familia e o povo 
gravataense em geral" Findou aconselhando o congenere O 
Arco-iris a adotar um "programa sadio". 

Publicaram-se tres numeros do periddico, o ultimo dos 
quais no dia 28. Inseria notas chistosas, epigramas, noticiario e 
sibnu concurso de beleza feminina, que ficou em meio do 
caminho; colabora^So de Alfredo Sotero e Austro Costa, este 
ultimo redigindo tambem a se^So de gracejos intitulada 
"Coriscos", com o pseudonimo X. No n̂  3 despediu-se Tiago 
Veloso, passando Nascimento a diretor-proprietario. Nenhum 
anuncio. 

O n̂  4 d'A Gazetinha chegou a ser comegado Comp6s-se 
a primeira pagina, que incluia um soneto inedito de Silvino 
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Lopes; dela foi tirada prova, e n3o passou disso. Faltou a 
necessaria verba para aquisi^So do papel (Coleyao do Autor). 

O SAGUIM - Jomal Humoristico - Apareceu no dia 21 de 
abril de 1918, em pequeno formato, com quatro paginas. Diretor 
- Guariba Primo: redatores - Macaquinho de Cheiro e Saguim 
Filho. peseudonimos, respectivamente, de Sinarquio Farias, 
Antonio da Cunha e Natanael Farias. Pre^o do exemplar -
100 reis. Impresso na tipografia d'O Tempo. 

Ocupava-se de trofas, epigramas, croniquetas, etc. 
(ColeySo Esdras FariasV 

O DOMINGO - Substituto d'O Sapuim, circulou no dia 28 
de abril de 1918, obedecendo ao mesmo programa humoristico, 
impresso igualmente nas oficinas d'O Tempo. O corpo 
redacional exibiu nomes, ao inves de pseudonimos, a saber: 
Sinarquio Farias, Antonio Cunha e Natanael Farias. 

Nao saiu jamais o segundo numero (ColeySo Esdras 
FariasY 

O JORNAL - OrgSo Independente - Entrou em circula^Io 
a 12 de Janeiro de 1919, no fomiato de 38x27, com quatro 
paginas de duas colunas, para publicar-se semanalmente, aos 
domingos. Diretor-proprietario - Cicero Barbosa; diretor-
gerente - JoSo Teofilo de Oliveira. Impresso em tipografia 
propria, localizava-se a mesma junto a redagSo, na pra9a 7 de 
Setembro, 42. Assinaturas: ano - 8$000; semestre - 4$000; 
trimestre - 2$000. 

Lia-se no editorial de apresenta^So: "...defendera os 
interesses das classes laboriosas e sera sempre a guarda 
avangada dos oprimidos", advertindo: "NSo tera politica, embora 
diretores tenham opiniSes partidarias". 
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Come9ando logo com mais de duas p^ginas de aniincios 
de produtos faraiaceuticos, mostrava-se pouco atraente, 
sobretudo na parte gr^ca. Sua materia, em continua^So, 
constituia-se de artigos cientilBcos do medico Liciniano de 
Almeida; poemas em prosa de Alfredo Sotero; artigo filos6fico 
de Mario de Farias Castro; "Seyio Elegante"; "SeySo 
Humoristica" e noticiario social. 

So existem comprovantes at6 o n** 4, de 2 de fevereiro 
(Biblioteca Publica do EstadoV 

O MARTELLO - O primeiro niimero circulou no dia 19 
de Janeiro de 1919, em formato de 28 x 17, com quatro pdginas 
a duas boas colunas de composi^So. Dire^So e propriedade de 
"uma Sociedade Anonima". Impresso na tipografia do 
Gravataense, custava 100 reis o exemplar. 

Nao pretendia, consoante o artiguete "Aparecendo", fazer 
critica "espinhosa", mas "proporcionar alguns momentos de 
distra^ao" aos leitores. 

Divulgou materia ligeira, procurando fazer humor, 
distribuindo tro^as com a turma de rapazes, inclusive nos 
"Perfis", por Fantoche: "Telegramas", etc., "ilustrado" com 
vinheta em madeira, gravadas por Jose Peregrino Filho. 

A empresa nSo foi bem sucedida, e O Martello ficou 
suspenso. So divulgou o n® 2 a 5 de outubro, um pouco 
diminuida a estatura, sob orienta^So diferente: diretor e redator -
Dr. Ambrosio Cincento, aparecendo na segunda pagina a 
advertencia: "Unico responsavel por este jomal - Luiz 
Nascimento". Aos lados do titulo: "Seman^o humoristico -
Jomal de... grafa - Rir k bessa". 
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A nota de abertura - "Novos horizontes" - dizia que, com 
seu ressurgimento, o jomalzinho vinha provocar "o riso dos 
leitores e o afeto das leitoras". 

Inseriu mediocre conto de L.; "Reportagens" de Jeca-Tatu: 
Versinhos de B. Mol e Mane Xique-Xique; "Do meu camet", 
"Verdades e mentiras", etc. 

NSo teve melhor sorte a nova empresa. Fracassou outra 
vez, e O Martello deixou de ftincionar definitivamente (ColegSo 
do Autor). 

O PHAROL - Critico e Noticioso - O n*' 1, ano I, foi 
publicado no dia 9 de fevereiro de 1919, em formato de 23 x 15, 
com quatro paginas de duas colunas. Dire^ao de Orlando 
Wanderley, redator-secretario - JoSo de Deus, que logo se 
afastou da fiin9So. Trabalho grafico das oficinas d'O Jomal. 
Pre^o do exemplar - 100 reis. Exibia, tambem, tabela de 
assinaturas, a saber: semestral - 2$000; trimestre - 1$000. 

Obedecendo ao programa enunciado na epigrafe, seguiu-se 
a circulafSo do jomalzinho todos os domingos. Teve 
colabora^io - em meio a notas ligeiras, camets e epigramas - de 
X. P. T P., o das "Faiscas"; Trodsta, o das "Tro^as"; Odnalro 
(anagrama do diretor); Reporter: Lila e Maximo (pseudonimo de 
Luiz do Nascimento) que, a principio, mandava "Cartas do 
Recife", continuando, de regresso, com "ImpressSes". Tambem 
ocorreu um concurso de beleza infantil, do qual saiu vencedora a 
menina Adelia Barbosa de Mendon^a. 

Orlando venceu, galhardamente, a batalha d'O PharoL 
enfi'entando a zanga de mo90S pouco afeitos a brincadeiras. 
Chegou a publicar dez edi^des, a ultima das quais datada de 18 
de abril. Finou-se, entSo, "por motivos justos", nao por medo de 
"ameagar inuteis" (Coleyao do Autor). 
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A PALAVRA - Bimensario de publicayao variada, 
aparecendo aos domingos - Entrou em circula9ao no dia 11 de 
maio de 1919, em formato de 31 x 20, com quatro paginas de 
tres colunas. Direcao de Cicero de Souza, Otacilio Pessoa e Jose 
Peregnno Filho. Impresso nas oficinas d*0 Jomal, assinava-se a 
200 reis mensais, acrescidos de um tostao para fora da cidade. 
Numero avulso - 100 reis. 

A nota de apresentafao, intitulada "Nascendo...", come<;ou 
por saudar o "gentilissimo leitor", a "amavel leitora", para tecer-
Ihes, em seguida, verdadeiro ditirambo. Dizia, entre outras 
"coisinhas", que A Palavra nasceu "sutil, risonha, pura", em meio 
a "fi-agrancia dos lirios e o corado das rosas que enfeitam a 
virgindade dos dias vaporosos de maio". Terminou acenando 
com um programa "limpido". 

Jomal de fei9ao literaria e mundana, era tambem noticioso 
e humoristico. Seguiu-se a publica^ao e, no n° 3, alterou-se-lhe a 
dire9ao, encampada por Luiz do Nascimento, descendo os 
outros diretores para as fun^oes de redator-secretario, gerente e 
redator-chefe, respectivamente. Nova tabela de assinaturas: 
semestral - 1$200; trimestral - 0$600. 

Divulgava produfSes, em prosa ou verso, de Alfi-edo 
Sotero, Cicero Barbosa, A. M. P. (Analia Macedo Pereira), 
Onildo. Hirondelle (assim se ocultava o velho Joao Peixoto), 
Marcilio Chagrin, Jose de Assis, Angelo Silva, Graziela Pontes, 
Lirio do Vale (pseudonimo de Maria Madalena Barbosa da 
Silva), Alouette, Napolitana, etc. Constante noticiario e alguns 
aniincios. Nao faltou, tambem, uma se^ao de Mote-Glosas; mais 
uma de humorismo. Os redatores apareciam, em geral, por tras 
de pseudonimos, a saber: Jose Peregrino Filho era a Geni Silva 
do "Consultorio d'A Palavra", o Zezinho dos Perfis"e ainda 
Grino Pere e P. F.: Cicero de Souza era o poeta Ciso: Luiz do 
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Nascimento dividia-se entre L. do N., Celsius, L., Bemol e 
Ypysilon. 

A Palavra circulou at6 o n̂  8, de 24 de agosto, quando, 
por motivos nSo trazidos a memoria, ficou suspensa. 

Reapareceu - n*9, anoll - a 6 de junho de 1920, 
obediente k mesma dire^So, sendo redatores "diversos". Passou 
a "Semanario elegante" e "Orgao literario, noticioso e variado", 
assim concluindo o artiguete de abertura: "A imprensa e uma 
peleja, e estamos novamente de fuzil nas miios'*. Subiu para 
3 $000 e 1 $5 00, respectivamente o pre90 das assinaturas 
semestral e trimestral. 

Prosseguiu a jomada. Outros colaboradores surgiram, 
como Mario Castro, Waldemar, Ecila e Autelia Ciprestina, e 
inciaram-se concursos de beleza e simpatia, os quais n3o 
chegaram ao fim, porque se extinguiu A Palavra ao atingir o 
n** 13, de 4 de julho (ColeySo do Autor). 

A TRIBUNA - 6rgao Ouinzenal da AssociaySo dos 
Empregados no Comercio - O n̂  2, ano I, circulou z 30 de 
novembro de 1919, em formato de 29 x 20, com quatro paginas 
de tres colunas, impresso na tipografia d'O Jomal. EHretor - Joio 
Jose Gon^alves; redator-chefe - Cicero de Souza; secretdrio -
Orlando Wanderley; gerente - Jose Quiterio de Oliveira. Tabela 
de assinaturas: anual - 2$500; semestre - 1$500, co 10% para 
s6cios; numero avulso - 0$200. 

Apareceu o n** 3 no dia 24 de dezembro. 

Inseriam noticiario e colabora^So assinada por Alfredo 
Sotero, Hidrondelle, Jose Peregrino Filho, Verbena e Luiz do 
Nascimento. A quarta pagina so comportava anuncios 
(Biblioteca Publica do Estado). 
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MENSAGEIRO DA MOCIDADE - Orgao do Circulo 
Catolico de Gravata - Iniciou sua circula9ao a 15 de novembro 
de 1919, em formato de 30 x 18, com quatro paginas de tres 
colunas. Impressao da tipografia d'O Jomal. 

Conciso editorial de abertura focalizou a tarefa do 
jomalismo, que representava, "no horizonte do pensamento 
humano, o sol bendito da grandeza". 

Figurou, na segunda pagina, cliche do padre Americo Pita, 
diretor da folha. O restante da materia constou de soneto de 
Cicero Barbosa, artigos religiosos o cronicas ligeiras de Aldo 
Silva, Lirio dos Vales, Nunes da Silva, X. I. X e Grino Pere. ou 
seja, Jose Peregrino Filho; "Pensamentos"; parco noticiario e 
anuncios na ultima pagina. 

Seguiu-se a publicafao, irregularmente, vindo a circular os 
n^4 e 6 datados, respectivamente, de 14 de mar9o e 7 de 
setembro de 1920, sempre com "aprova?5o eclesiastica". 
Incluiam a colabora^So de Mario Castro, conego Melo Lula, Ivo 
Silva,padre Domingos Pina e L. doN., o mesmo Ypsilon 
(Biblioteca Publica do Estado e Coleyao do autorV^). 

O ALMOFADINHA - Orgao Critico-Humoristico e 
Noticioso - Publicou-se o n̂  1, ano I, no dia 1 de fevereiro de 
1920, em formato de 24x15, com quatro paginas de duas 
colunas, impresso em papel de cor, nas oficinas d'O Jomal. 
Redator-chefe - Bolacha Elite. Reda9ao a rua do Cruzeiro, 43. 
Pre^o do exemplar - 100 r^s. 

Obedecendo ao programa enunciado, deu a luz no dia 8 o 
segundo numero e terminou ai sua existencia. Divulgou materia 

W Avistados, unicamente, tres exemplares, s6 o primeiro deles pertencente 
ao aquivo da Biblioteca Publica Estadual. 
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ligeira, como os demais de sua categoria, incluindo colabora^ao 
de Mocoto. Perigoso. Tareco e B. Mol, glosadores, e L. do N. 
Anuncios na quarta pagina (Colegao do AutorV 

O JORNAL - Literario. Noticioso e Independente - O n** 1, 
ano I, circulou no dia 10 de setembro de 1922, em formato de 
28 X 20, com quatro paginas de tres colunas. Proprietario -
Severino Barbosa; redatores - "diversos". Oficinas e redafSo a 
ma do Cruzeiro, 45. Tabela de assinaturas: ano - 6$000; 
semestre - 4$000; trimestre - 2$500. Pre90 do exemplar -
200 reis. 

Coube a J. P (Juventino Pinto) assinar o artigo de 
apresenta^So, que saiu na segunda pagina e no qual emitiu 
conceitos assim "Um jomal que surge e um surto vigoroso, 
animador, da evolu^ao social"; "...a imprensa nJo tergiversa com 
OS seus nobres fins, que nSo desce, em caso algum, as 
competi96es da |>oliticalha - o mal que devasta a existencia 
nacional - e a arma mais poderosa de um povo". E acentuou: 
"Estamos certos que O Jomal sabera postar-se a altura das 
necessidades locais. Incitemo-lo, com nossa simpatia, a ser, de 
fato, o que ele se propSe, de direito: o paladino tenaz da 
elevafSo moral e material de nossa terra". 

A edi^So inseriu cronicas ou artigos de A. Sarev (Antonio 
Veras), O Somel (Joaquim Tiburcio de Lemos) e Faulhaber: 
soneto de Juvenal Antunes e uma pagina de noticias. 

Outras edifSes manuseadas: n"̂  77, 78 e 79, de 15, 22 e 29 
de abril de 1923, ano IV. Fomiato de 32x24. Ao nome do 
proprietario, acrescentava-se, no Expediente: Diretores -
Joaquim Tiburcio e Cicero de Souza. Colaborafio de Manuel 
Benicio (de Niteroi), sobre "Gravata e sua origem", em serie de 
Severino de Albuquerque (do Recife), que vinha publicando 
"Carta aberta", de Cicero Barbosa, autor das "Semanais"; 
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Doliveira (Joao Teofilo); ainda Faulhaber: mais Flor da 
Esperanya e Almy do Vale. Comentarios, noticiario, "SeySo 
Paga" e atos oficiais da Prefeitura. 

Solenizou o 2® aniversario da nova fase com uma edigSo 
de oito paginas, a 7/9/1923. Cliches dos redatores e de vultos de 
destaque (noticia d'O Mensageiro, do dia 15). 

Avistado, finalmente, o n̂  118, ano V, 2* fase, de 29 de 
maryo de 1924 Proprietario e gerente - Severino Barbosa; 
diretor - Joaquim Tiburcio, ColaboraySo de Alfredo Sotero, 
Cerquinho Nunes, L. e Ba-Ta-Clan. Noticiario (Biblioteca 
Publica do EstadoV 

O ARROCHO - Critico, Humoristico e Noticioso -
Propriedade "de uma sociedade secreta", circulou o primeiro 
niimero no dia 22 de abril de 1923 (N5o foi possivel avistar 
nenhum exemplar). 

Em sua edigSo de 29 de abril, a "Se^ao Paga", d'O Jomal 
publicava, sob o titulo "Ao Publico", a nota a seguir: 
"Declaramos que, atendendo ao pedido de um amigo que muito 
prezamos, deixa de ser publicado o segundo numero d*0 
Arrocho. Para que nao julguem que o nosso jomal foi proibido, 
fazemos esta publicafSo - Os Redatores". 

O APITO - OrgSo Critico - O n̂  2, ano I, apareceu a 13 
de maio de 1923, em formato de 24 x 16, com quatro paginas de 
duas colunas. Redatores: Eu, Voce e Depois Digo. Impresso na 
tipografia d'O Jomal. vendeu-se a 200 reis o exemplar. 

Abriu a edi^ao uma nota de censura aos rapazes que n^o 
se comportavam "direitinho" nos atos religiosos da Igreja 
Catolica. Seguiram-se "O bem-te-vi e o chefe d'O Apito". Mote 
e Glosas, "Perguntas que nSo ofendem" e outras notas satirico-
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humoristicas, iniciando um "concurso de beleza invertido: Qual 6 
o rapaz mais belo de Garvata?". 

Dizendo-se semanario, n5o ha noticia de outros apitos 
(Coleyao do Autor). 

A LUZ - Literatura. Poesias e Variedades - Numero unico, 
circulou no dia 24 de junho de 1923, em formato de 37 x 36, 
com doze paginas, a tres colunas de 12 ciceros. Editor - Luiz do 
Nascimento. Esmerado trabalho grafico das oficinas de JoSo de 
Deus, em Vitoria de Santo AntSo, impresso a cores. Pre^o do 
exemplar - 0$400. 

Assinando o artigo de abertura, Juventino Pinto ocupou-se 
do regosijo do povo de Gravata pelo melhoramento que a cidade 
ia receber com a inaugura95o do seu servi?o de ilumina^So 
publica, acentuando, depois de outras considera96es; 

**Nenhuma manifesta^ao de jubiJo poderia cintilar com 
brilho maior, no animo coletivo, do que o aparecimento deste 
jomal, dedicado ao alvi9areiro acontecimento. Viva ele embora 
o tempo dessa alegria, tenha esta folha, assim, a dura9ao do raio 
que fijsila na escuridSo, a sua lembran^a - a saudade do clario 
bendito que feriu a treva - ha de perdurar enquanto a nossa terra 
sentir o bem por que a ALuz viveu". 

Seguiu-se a colabora^So, em prosa ou verso, de Isabel de 
Holanda, Antonio Coelho, Mario Castro, Cicero Barbosa, 
Alfi-edo Sotero, Jose Peregrino Filho, Corina de Holanda, Tiago 
de Miranda, Cicero de Souza, L., Antonio Veras e Guedes 
Alcoforado, este igualmente usando os pseudonimos A. Cahete 
e Floro do Rego. 
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Todas as p^ginas de frente (anuncios no anverso) 
apareciam, em meio a materia literaria, ilustradas de cliches de 
elementos da sociedade local (Coleyao do Autor). 

O 15 DE NOVEMBRO - Literatura e Variedades -
Numero unico, publicado ao formato de 37x26, com 16 
piginas, a tres colunas de composi9llo, todas circuladas de 
vinhetas. Dire9ao de Luiz do Nascimento e impressao da 
tipografia de Jo§o de Deus, em Vitoria de Santo AntSo. 
Distribui^So gratuita. 

Coube a Juventino Pinto firmar o artigo de apresenta^Sio, o 
que fez exaltando o Dia da Republica e o "sentimento patriotico" 
que motivara o aparecimento do jomal. 

A materia, ocupando as paginas de frente, porque as do 
anverso continham anuncios, constou de editorial sobre a 
passagem do segundo aniversario da gestSo do prefeito Rodolfo 
Morais e de produ^oes literarias de Guedes Alcoforado, Romulo 
Maia, Antonio Coelho, Jose Felix, Jose Peregrino Filho, Alberto 
Azoubel e Luiz do Nascimento, este ultimo, assinando o "Ponto 
Final", em que entregava o jomal aos leitores, lamentando, ao 
mesmo tempo, as dificuldades que se antolhavam a existencia de 
um peri6dico regular na sua terra. 

Ilustraram a edigSo cliches de elementos do chamado 
••escor gravataense (ColeySo do Autor). 

O CENTRO - OrgSo Imperiodico do Centro Litero-
Recreativo Gravataense - Surgiu no dia 19 de abril de 1926, em 
formato de 33 x 22, com oito paginas de tres colunas, para 
distribuir-se gratuitamente. Dirigido por Luiz do Nascimento e 
impresso nas oficinas do Jomal do Recife. 
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"Urn jomal e, em verdade, o baluarte, a fortaleza onde se 
acastelam todas as ideias nobre, todos os impulsos generosos" -
escreveu Juventino Pinto, apresentando O Centro, para louvar, 
em seguida, "o extraordinario esforifo" que levou um gmpo de 
jovens, "sob o influxo soberbo da inteiigencia", a edita-lo, numa 
"homenagem merecida ao Centro Litero-Recreativo, no dia do 
seu primeiro aniversario". 

Ilustrado com fotogravuras dos principais elementos da 
diretoria, a edi9ao inseriu produfoes literarias de Odilon de 
Araujo, Godofredo de Medeiros, Alfredo Sotero, Bezerra da 
Cunha (Manuel), Chagas Ribeiro, Alfredo Afonso e L. do N., 
ecenrando-a ligeiro noticiario e duas paginas e meia de anuncios. 

O n"" 2 circulou no dia 28 de novembro, sob a dire9ao de 
Heraclito Borges (presidente da sociedade), tambem impresso 
no Recife, nas oficinas do ABC Grafico, de Carlos A. Pereira da 
Costa. Vendido o exemplar a 0$200. 

Suas oito paginas apresentaram boa quantidade de cliches 
em meio a colabora^So, em prosa e verso, de Borges da Silva 
(Jose), Martins Varela, EduardoGon^alves, H, (Heraclito), Jose 
Barbosa, Juventino Pinto, L. do N. e Lino do Norte. Menos 
anuncios e algum noticiario. 

Nao continuou a publica^ao (ColeySo do Autor). 

AVENIDA-JORNAL - Literario. Humoristico e Noticioso 
- Circulou, pela primeira vez, no dia 29 de agosto de 1926, em 
formato de 33 x 23, com quatro paginas de tres colunas. Diretor 
- Francisco Elias Torres; redatores - Jo5o Felix Sobrinho e Luiz 
do Nascimento; gerente - Emani de O. Melo. Impresso na 
Tipografia Oliveira, a rua 15 de Novembro, 5. Pre90 do 
exemplar - 200 reis. 

220 



Lia-se no editorial de abertura: "A Avenida Sergio Loreto, 
o ponto chic desta cidade, inspirou a um grupo de mofos a 
funda^ao desta folha. Circulando aos domingos, quando a 
Avenida se engalana literalmente das flores belas que sSlo as 
mo9as de Gravata, este jomalzinho quer apenas contribuir para o 
maior brilho dessas explendidas reuniSes. Eis o fim do Avenida 
Jomal, sem liga96es partidarias, abolutamente independente"... 

Circulou o interessantes orgao com regularidade, na sua 
efemera existencia, obedecendo estritamente ao programa que se 
tragara. Teve a colabora9ao de Alfredo Sotero, Cacilda 
(pseudonimo de Elza Codeceira), Manuel de Holanda (o 
Coletor), Artur Bilac, Alcino, Miss Dolly. Stela de Olinda e Jaci 
Gomes, Enquanto isto, o diretor Elias Torres firmava sonetos e 
aparecia "Conversando", sob o pseudonimo de Caron, e 
"Terminando" com Saile Serrot: o redator Felix Sobrinho, alem 
dos artigos assinados, dava "Alfinetadas..." com o travesti Ab-
del-Krim: e o outro redator apresentou-se uma vez feito Lino do 
Norte e todos os domingos era o De Jesus Sobrinho da 
versalhada "A Avenida das Elegancias". Nao faltava, iguahnente, 
noticiario das ocorrencias sociais da cidade. Nenhum anuncio. 

Reduziu-se a meta do Avenida-Jomal a cinco edi96es, a 
ultima das quais datada de 26 de setembro. Findou com o artigo 
"De cal^as suspensas", lamentando a falta de sorte dos jomais 
gravataenses, que desapareciam com a mesma facilidade com 
que vinham a tona (ColeySo do Autor). 

7 DE SETEMBRO - Noticias. Humori^nos e Literatura -
OrgSo comemorativo do 104° aniversario "de nossa 
independencia politica", circulou no dia mencionado no titulo, 
ano de 1926, em formato de 33 x 24, com quatro paginas de tres 
colunas. Dire9ao de Antonio de Melo, Jose Nicanor e Jos^ 
Barbosa. Trabalho da Tipografia Oliveira. 
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Ligeira apresenta^ao, sob o titulo "O que somos", saudou 
a data, estudada, a seguir, em artigo do professor Vidal de 
Freitas. Os diretores assinaram cronicas e contos; mais a 
colabora^So de Manuel de Holanda e ligeiro noticiario (ColeySo 
do AutorV 

O PROGRESSO - Literirio e Noticioso - Numero unico, 
comemorativo do Dia dos Empregados no Comercio, publicou-
se no dia 29 de outubro de 1926, em formato de 33 x 24, com 
quatro paginas de tres colunas, impresso na Tipografia Oliveira. 
Dire9ao de Elias Torres. 

Abriu a edi9ao artigo de Juventino Pinto, sobre a data, 
seguindo-se produ96es literarias de Alfredo Sotero, Branca 
Luchetti, Das Neves Barbosa, Esmeraldino Gon^alves, Moacir 
de Oliveira, Jose Calazans, Jose Nicanor, E. Farias, Alves 
Menino, Serrot (anagrama) e Lirio do Norte. Ligeiro noticiario e 
nada mais (ColeySo do Autor). 

O ESTUDANTINO - OrgSo do Gremio Literario Zeferino 
GalvSo, do Colegio Batista de Gravata - Surgiu no dia 19 de 
novembro de 1926, em formato de 32 x 22, com oito paginas de 
tres colunas. Responsavel - a Diretoria do Gremio< )̂ . 
DistribuigSo interna. 

Tinha por escopo, consoante o editorial de apresenta^io, 
exercitar os alunos da instituigSo "no manejo da pena e 
principalmente no mister de transmitir ao papel ideias nobres, 
proveitosas, sinceras, que deeni testemunho de seu 
aproveitamento e de seu carater". 

(̂ ) A presidenmcia do Grdmio foi exercida, no primeiro ano, por Luiz do 
Nascimento, substituido, no periodo seguinte, por Cosme Castor. 
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Publica9ao irregular, alem do programa do Colegio e de 
noticiario relativo, divulgava, nas suas poucas edi^oes, trabalhos 
assinados pelo professor Vidal de Freitas ou Legens (seu 
pseudonimo), autor da "Corre^oes", e dos membros do Gremio, 
entre os quais Eduardo Gongalves, Lamartine Castro, 
Evangelina Gon^alves, Laura Vilanova, Jose Calazans, Maria 
Pinto, Fernando Alves Menino, Albertino Lira, Madalena 
Gongalves, Nair Pinto, Lia Rodrigues e Silva, Severina Lins, L. 
do N., Lirio do Norte, Esmeraldino Gon^alves, Severina Leal, 
Manuel Morais e Cecilia Araiijo. Ihistrava-na cliches diversos, 
inclusive de professores e alunos distintos. 

O n** 2 e 3° circularam, respectivamente, a 9 de Janeiro e 
17 de junho de 1927. Mais duas edi^Ses e terminou a existencia 
d'O Estudantino com o n** 6, de 17 de novembro de 1928. 

Imprimiram-se os primeiros numeros na tipografia do 
Jomal do Recife e o ultimo na do ABC Grafico, de Carios 
Pereira da Costa, tamb^m no Recife (Coleyao do Autor e 
Biblioteca Publica do EstadoV^). 

GAZETA DE GRAVATA - OrgSo de InformaySes. 
Noticioso e Independente - Entrou em circula9§o no dia 6 de 
mar9o de 1929, em formato de 48 x 33, com quatro paginas de 
cinco colunas. Diretor - Felix Sobrinho; redator-secretario -
Joaquim Tibiircio; gerente - Durval Figueiroa. Reda9§o, 
escritorio e oficinas a rua 15 de Novembro, 39. Assinaturas: ano 
- 12$000; semestre - 8$000. Pre^o do exemplar - 0$200. 

Lia-se, no quadro k direita do cliche do titulo: "Se a 
Gazeta de Gravata mentir ao seu programa, apedrejem-na, se 
cumpri-lo, amparem-na". 

(*> S6 existe, na Biblioteca Publica do Estado, exemplar do n° 6. 
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No "Meu cartSo de visita", em toda a largura da pagina, 
tipo corpo 12, escreveu o diretor, tendo o respectivo cliche ao 
lado, que, no programa do seu jomal, em nada influiriam "as 
conveniencias pessoais, politicas e religiosas". Prometeu 
defender "a Igreja de Cristo contra qualquer inimigo", 
adiantando: "Entretanto, essa convicfio de credo n5o me levara 
a intolerancia". Na politica local, seguiria a orienta9lo do dr. 
Costa Carvalho, mas n§o como soldado incondicional, "mesmo 
porque, gravataense, incondicionalmente, nao bato palmas a 
ninguem ..". 

Ocorreu tambem o artigo redacional "O que somos", assim 
concluindo, apos solicitar acolhimento e apoio publico: 
"...seremos a guarda vigilante, pronta a dar o brado de alarme 
contra aqueles que procurarem ludibriar o nosso irmao, 
negando-lhe justi^a e liberdade". 

A edi9io de estreia, a par de artigos assinados, alguma 
literatura e notici^o, estampou cliches do deputado Costa 
Carvalho, prefeito Antonio Avelino da Silveira, conselheiro Jose 
Soter Figueiroa, Erasmo Feitosa, padre Cromacio LeSo, 
Leopoldo Lins e Luiz do Nascimento, este ultimo iniciando 
correspondencia semanal do Recife. 

Jomal bem feito, bem redigido, de materia variada, poucos 
anuncios, seguiu sua meta semanaria, vindo a aparecer no 
cabe^alho, a partir de junho, na qualidade de diretor-substituto, 
o nome de Jorge do Nascimento. Passou a circular com seis 
paginas, voltando ao regime de quatro ^ 6 s alguns meses. Teve 
a colabora9§o de Jo§o Barreto de Meneses, Durval Cesar, 
Leopoldo Lins, Novais Filho, Adauto Acton, P^rsio Moreira, 
Alfredo Sotero, Armando Albuquerque, Borges da Silva (Jos6), 
Celso Ribeiro Pinto, Pedro Simples (pseudonimo do juiz Gabriel 
Quintas), GastSo Wanderley, Jorge de Souza, A. M. P. (Analia 
Nfacedo Pereira), Jose Calazans e outros. 
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Divulgou, em folhetim, "Os animais na hist6ria sagrada" e 
"Horas de Prisao", livros de Gon^alves Maia, o ultimo dos quais 
sem chegar ao fim. Instituiu concurso para a escolha da 
"Senhorinha Gravata". 

Dirigido por um espirito assas combativo, o periodico 
iniciou, a certa altura, forte campanha contra a administra92lo 
municipal, que Ihe valeu serias amea^as e persegui96es(^> . 
Convidado a mudar a linguagem ou suspender a publica^So, 
preferiu a segunda hipotese, o que ocorreu no mes de julho. 
Munido de habeas-corpus, reapareceu algumas semanas depois, 
com a mesma fei^ao virulenta, dando lugar a interven^So 
amistosa da mais alta autoridade policial do Estado; houve ai um 
modus-vivendi. porem de pouca dura^ao. 

Seguiu-se outra campanha da Gazeta de Gravata. Foi a da 
Alian^a Liberal, de ambito nacional, a que Felix Sobrinho 
dedicou paginas e piginas, sendo alvo, por isso, de mais 
persegui^Ses, de carater policial, pelo que obteve novo recurso 
de habeas-corpus para que o jomal pudesse circular e ele nSo se 
visse impossibilitado de arruar. 

A edi9ao de 15 de novembro dedicou a data as duas 
primeiras colunas da primeira pagina, sob o titulo "O Dia da 
Republica", tendo ao lado o respectivo emblema. Todo o espa^o 
a seguir, todavia, apresentou-se em branco, vendo-se ao pe a 
assinatura - Felix Sobrinho. 

^) Datado de 6 de julho, F l̂ix Sobrinho lan^ou um prospecto, largamente 
distribuido, sob o titulo "Ao povo - Ao delegado de policia e ao prefeito da 
cidade**, chamando-lhes a aten̂ So para os insultos de que vinha sendo alvo 
oonstante, por parte de Euvaldo da Silveira Barros, sobrinho do prefeito. 
Suportara-os at6 entSo, mas nSo se deixaria mais insultar, e a Gazeta n3o 
tomaria rumo diferente... 
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O periodico atingiu, assim, numa atmosfera de odio e 
incompreensoes, o ano de 1930. Mas estava no fim a sua 
existencia. Presa de constante traumatismo, devido ao seu 
temperamento exaltado, o que fez agravar-lhe a doen^a que o 
consumia, o bravo jomalista encerrou as atividades do semanario 
com a edi^So de 15 de fevereiro(^) (ColeySo J. Vasconcelos). 

A PIPOCA - Orgao Oficial da Vadiagem - Circulou o 
primeiro numero a 11 de setembro de 1929, em formato de 
30 X 23, com quatro paginas de quatro colunas. Propriedade de 
"Nos todos", diretor - Celso Pinto; redator-chefe - Moacir de 
Oliveira; redator-secretario - Aderbal Melo; gerente - Joaquim 
Medeiros. Impresso na tipografia da Gazeta de Gravata, situava-
se a reda?ao a rua Ruy Barbosa, na **residencia do secretario". 
Pre^o do exemplar - 200 reis. 

Lia-se no "Bilhete de Entrada", de Celso Pinto: "Filha 
primogenita das boas inten^Ses, feita de sorrisos e pilherias, A 
Pipoca e bem diferente dos outros jomais, sem principios 
espinhosos, nem lutas amarguradas". N5o pretendia ofender a 
ninguem. E, para nSo desagradar a uma parte da populagdo, 
dedicava-lhe uma Pagina Sisuda. 

Na quarta-feira seguinte, dia 18, circulou o n®2 d'A 
Pipoca, terminando ai sua existencia<2> 

Foi um jomal de boa marca humoristica, satirico e 
trepador, distribuindo-se-lhe a materia em prosa e verso dos seus 
redatores, que se escondiam atras de pseudonimos. Manteve um 

(*) Jo3o F6Ux Sobrinho faleceu a 12 de mar9o de 1930. Encontrava-se em 
Gravat^ desde julho de 1926, para onde fora curar-se de uma tuberculose. 
(̂ ) Referindo-se a A Pipoca, 21 anos depois, escrevia Celso Pinto, no Di^rio 
dc Pemambuco de 04/8/1950: "Como os outros, durou pouco e ia me saindo 
caro, pois, tendo brincado com um rapaz de respeit^vel familia, quase me 
meto em camisa de onze varas**. 
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concurso dos Feios, que n§o chegou ao fim. E teve a 
colaboragSo de J. P. (Juventino Pinto) na primeira edi^Io, e de 
L. do N. na segunda, ambos focalizando reminiscencias 
jomalisticas (ColeySo do Autor). 

O JORNALZDSfHO - Litero. Critico e Noticioso - O n̂  1, 
ano I, saiu a lume no dia 24 de dezembro de 1930, em fomiato 
de 24 X 16, com quatro paginas de tres colunas. Proprietario -
Severino Barbosa. ImpressSo da tipografia d'O Jomal. 

Dizia-se, no artigo de abertura, "imprensa util e 
desmembrada de qualquer partidarismo politico ou credo 
religioso". Oferecia aos gravataenses uma "leitura sa e discreta", 
para recrear o espirito, sendo, afinal, uma esp^cie de Papai Noel, 
"animado de fratema amizade". 

Entretando, a par de uma cronica de Djalma Vasconcelos, 
ligeira transcri9§o e dois anuncios, toda a materia restante 
constou de motejos e ataques ao diretor da folha de Cha Grande, 
O 4 de Outubro, Antonio de Melo (Antonio do Pina). E como, 
na reaiidade, nSo era outro o seu objetivo, ficou O Jomalzinho 
no primeiro (Biblioteca Publica do EstadoV 

A GAZETINHA - Literario. Noticioso e Critico - Numero 
unico, publicou-se no dia 8 de Janeiro de 1933, em formato de 
24 X 16, com quatro paginas de tres colunas estreitas. Impressfio 
em papel roseo. Redatores - Diversos. 

"Jomal - apresentou-se - de menor circula9ao no Norte", 
qjareceu "como simples homenagem" a padroeira paroquial, na 
data de sua festa tradicional. Destinava-se a "fazer rir sem 
melindrar, fazendo critica sem ofender". E aconselhou: "Sejamos 
alegres para que sejamos felizes". 
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A par da materia miuda, cheia de verve, e do noticiario, 
inseriu cronicas de Alfredo Sotero e Jose Praxedes, versos de 
Joao Emiliano e Elias Torres (Biblioteca Publica do Estado) 

O CLARAO - Orgao da Sociedade Literaria Gravataense -
Entrou em circulaQao a 4 de outubro de 1933, obedecendo ao 
formato de 25 x 16, com quatro paginas de tres colunas. Diretor 
- Jose Figueiroa; redatores - Fernando Silva e Jaci Gomes, 
fiincionando a reda^So e administra^ao a rua Ruy Barbosa, 178. 
Trabalho grafico da oficina da Gazeta de Gravata Pre^o do 
exemplar - 100 reis. 

"Livre de preocupa^oes partidarias - constava do editorial 
de abertura - O Clarao sera o defensor dos ideais da juventude 
de nossa terra e a voz que, sem desfalecimentos, sabera pugnar 
pelos interesses coletivos. Nao servira de veiculo de odios nem 
vingan^as. Mantera o mais proflindo silencio em questoes 
religiosas e tudo envidara para servir a Gravata". 

Aludindo, em nota a parte, ao grande objetivo da 
Sociedade Literaria - instruir a mocidade, frisou a reda9ao: "Pelo 
nosso ideal iremos ate ao sacrificio. Quem contra nos vier, sera 
esmagado ao peso de nossa resistencia moral". 

O n® 2 foi dado a estampa no dia 21 de outubro, nSio mais 
prosseguindo, nada obstante o bom acolhimento dos leitores e o 
fato de haver crescido o corpo redacional com o nome de 
Lamartine de Farias Castro, que assumiu a dire^ao. 

O pequeno e bem comportado quinzenario, a par do 
noticiario e leve humorismo, contou com a colabora^ao de 
Manuel do Nascimento, Vicente Barbosa da Silva, Amaro Pajeu, 
Jose Firmino, Jo5o Peixoto, Tulio e outros fBiblioteca Publica 
do Estado). 
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O VIGILANTE - Mensario Independents Literario. 
Noticioso e Combatente - Orgao ma96nico, sob os auspicios da 
Resp.*. Loj.'- Trabalho e firmeza n^ 9, circulou, pela primeira 
vez, no dia 21 de abril de 1934, obedecendo ao formato de 
33 X 23, com quatro paginas de tres colunas Redafao a rua Dr. 
Amauri de Medeiros. Assinaturas: anual - 35000, semestral -
2$000. Numero avulso - 0$200. Tiragem: 1.000 exemplares. 
Confec9ao da Tipografia Batista 

Lia-se no editorial de apresentaQao: "O Vigilante vem a 
lume no grande dia de Tiradentes, o proto-martir da Liberdade, 
cujos sublimes ideais a Ma9onaria concretizou em 7 de setembro 
de 1822, levando D Pedro, seu grao-mestre, a fazer a 
Independencia, mais como mafom do que como principe". 

Publica^ao mensal, seguiu sua meta, divulgando artigos 
doutrinarios dos redatores, que era o pastor evangelico Jose 
Ferreira Neves, incumbido, ao mesmo tempo, da composi^ao 
tipografica, e Dinamerico Crespo, autor do comentario 
intitulado "Kaleidoscopio", sob o pseudonimo de Tobias, e da 
quadra-epigrama "Estilhafos", assinando-a Artilheiro. Inseria, 
ainda, artigos de diferente orienta^ao filosofica, sem a 
responsabilidade da reda9ao, assinados, pelos respectivos 
autores. 

Entre os colaboradores constavam-se Danilo Seixas, Jose 
Albino de Miranda, professor Vidal de Freitas e Amelia 
Coutinho Neves. 

A publica^ao estendeu-se ate o n° 11/12, de 10 de mar^o 
de 1935 (Col. Dinamerico Crespo). 

A BATALHA - Orgao Oficial da Frente Unica 
Gravataense - O primeiro numero saiu no dia 31 de agosto de 
1935, em formato de 3 8 x 2 7 , com quatro paginas a quatro 
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colunas de composi9ao. Diretor-redator-chefe - Antonio de 
Oliveira Leite; secretario - Murilo Lapa; diretor-gerente - JoSo 
Teofilo de Oliveira. Trabalho grafico das oficinas do Jomal do 
Recife. Pre90 do exemplar - 0$100. 

Nasceu com um designio politico, alem de "preencher uma 
das mais sensiveis lacunas na cidade dos gravatas**, consoante o 
artigo de apresenta9ao, no qual se lia, noutro topico: "NSo 
alimentaremos odios e procuraremos t5o somente defender, 
apregoar, batalhar sempre pela elei95o do nosso digno 
candidato, o qual sabera honrar indubitavelmente a investidura 
que Ihe sera cometida oportunamente". 

Na realidade, sua meta unica foi a propaganda, com 
sucessivas fotogravuras, da candidatura a prefeito de Izaltino de 
Lemos Poggi, atrav^s de editoriais, reportagens, notici^os de 
comicios, etc., nSo deixando, como de praxe nas campanhas 
politicas, de criticar e acusar os lideres do candidato oponente. 

Manteve, enquanto isto, noticiario geral, incluindo a se^So 
•T^ossa Paroquia" e as "Sociais", precedidas de croniqueta 
assinada por Tulio. 

O n*̂  6, datado de 5 de outubro, foi acrescido de uma folha 
suplementar, repleta de cliches dos candidatos a prefeitura e ao 
Conselho Municipal e dos diretores da Frente Unica. 

Concluiu-se ai a tarefa politica do jomal, o que significou, 
por seu tumo, o fim de sua existencia (ColeySo Murilo Lapa e 
Biblioteca Publica do EstadoV^). 

(̂ ) A colê ^o da Biblioteca Publica do Estado acha-se desfalcada do ultimo 
numero. 
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O PRELIO - Semanario Politico e Noticioso - Apareceu a 
7 de setembro de 1935, em fomiato de 45x30, com quatro 
paginas. Diretor - Andre Fonseca; redator-secretario - JoSo 
Lima. Irapresso na Tipografia SSo Jose, de Caruaru, para sair 
aos sabados. 

Como apresenta^ao, apenas a seguinte manchete, na 
ultima pagina: "O Prelio e o jomal destinado a propaganda dos 
candidatos do P. S. D. nas proximas elei^oes, v&o oferecendo 
ensejos, portanto, as discussdes e ataques pessoais**. 

Constituiu-se a materia do periodico, de curta existecia, de 
manifestos, longos artigos, inclusive de A. F. e Elias Torres, 
noticiario ilustrado de comicios, manchetes vibrantes e 
epigramas, tudo formando o panegirico da politica situcionista e 
do respectivo candidato a prefeito, Arao Lins de Andrade, 
enquanto assestava baterias contra o candidato oponente. Uma 
cronica literaria de Jose Aristides (de Figueiredo Lima) e um 
soneto de Judite Costa, de Bezerros, foram unicas excesses no 
programa politico da gazeta, alem de alguns anuncios. 

As elei96es estavam marcadas para 8 de outubro. E, tres 
dias antes, dava O Prelio sua ultima edî Slo - o n** 5 - uma vez 
concluida a missSo propagandistica a que se devotara (Biblioteca 
Publica do EstadoV 

GRAVATA-JORNAL - brgSo Comemorativo da 
Aboli^ao - Publicou-se no dia 13 de maio de 1938, em bom 
formato de 48 x 32, com oito paginas a seis colunas de 
composifSo. Diretor - Elias Torres; redator-secretario -
Lamartine de FariasCastro. Confeccionado na "Imprensa 
Comercial", no Recife, apresentou, como slogan, no cabe9alho, 
o seguinte conceito de Virgilio: "Prefiro a liberdade tempestuosa 
a placida servidio". 
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O artigo de abertura focalizou a data, em longas 
considera96es, acrescentando; ". .surge, tambem, neste dia, o 
primeiro numero de um orgSo para representar a imprensa 
indigena, atraves do qual nos inteiraremos de tudo quanto se 
relaciona a vida do municipio". 

A edî Sio inseriu notas e comentarios gerais sobre Gravata, 
com farta documenta^So fotografica, sem esquecer as efigies, em 
grande cliches, do ditador Getulio Vargas e do interventor 
Agamenon Magalhaes. Alem da produgSo assinada pelos 
redatores, teve a colaboragSo de Silvio Tulio, Dr. Fernando da 
Veiga Pessoa, professor Rosalino Costa Lima, Antonieta A. 
Torres e Djalma Vasconcelos. 

Era inten^So de Elias e Lamartine que o jomal ficasse 
circulando periodicamente; mas a "ambiencia intelectual" da 
terra nao o consentiu. Fracassou a iniciativa (Biblioteca Publica 
do Estado). 

t 

O MUNICIPIO - Numero especial comemorativo a 
independencia do Brasil - Circulou a 7 de setembro de 1938, 
numa folha linica de papel oficio, mimeografada de ambos os 
lados, para distribui^ao gratis, sob os auspicios da Prefeitura. 
Ainda do cabe^alho constou o slogan: "O Estado Novo e um 
impulso de fe e uma arrancada de consciencia". 

Inseriu artigos dos redatores Dinamerico A. Crespo e 
Lamartine Farias Castro, coment^os ligeiros, contas da 
Municipalidade, "Pinguinhos" e ate anuncios de quatro iinhas. 

O n** 2 dizia-se "orgSo independente", acrescentando: 
"Numero especial comemorativo a data da institui^So do Estado 
Novo**. Publicou-se no dia 10 de novembro, acrescido de uma 
"Pagina suplementar" (que foram duas). Alem dos redatores, que 
intensificaram os encomios ao novo regime do pais e ao govemo 
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municipal, escreveu artigo o prefeito Jose Primo de Oliveira, e 
Jose Figueiroa assinou um soneto. 

Nao saiu mais (Coleyao do Autor). 

O APIARIO - Orgao Oficial do Curso Primario da Escola 
Rural N. S. de Lourdes - Fundado em 1944, sem que existam os 
respectivos comprovantes, circulou o n̂  1, ano II, no mes de 
mar90 de 1945, com quatro paginas de papel oficio, manuscrito 
e copiado em hectografo. Dere^So de Nair Bezerra; redatora -
Jeanete Santana. Materia constituida de literatura infantil, 
noticiario e desenhos escolares. 

Outro linico exemplar manuseado foi o n** 6, publicado em 
setembro do mesmo ano e obedecendo a identico ritmo. 

Foram colaboradores do jomalzinho: Maria Jose Correia 
de Melo, Maria Nilce Medeiros, Neide Medeiros, Deise Chagas 
e Ines Bezerra (Arquivo Orlando Wanderley). 

TRIBUNA DEMOCRATICA - Semanario politico, 
iniciou sua circula^So no dia 12 de julho de 1947, tendo como 
proprietario Pedro Joaquim de Souza e diretor-responsavel 
Antonio Farias. Formato de 48 x 33, com quatro paginas de seis 
colunas. 

Apresentando lisonjeira fei?3o material, metade da 
primeira, ao alto, inseriu "Vibrante sauda^^o do industrial Pedro 
de Souza (com o respectivo cliche) ao povo de Gravata", 
seguindo-se, abaixo, o editorial "Os rumos da nossa marcha", 
assinado pelo diretor, que dissertou: 

"Tribuna Democratica ambiciona ser a voz do povo de 
Gravata, em uma luta permanente pelo seu progresso espiritual e 
material. Sera a trincheira donde todos n6s, gravataenses, sem 
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distin^So do credo politico ou matriz religiosa, defenderemos os 
nossos interesses, os nosso direitos e as nossas liberdades''. 

Apos outros conceitos, escreveu: "Com Tribuna 
Democratica nos propomos criar, em Gravata, um clima de 
confian^a e compreens^o que nos assegure dias de tranquilidade 
e de paz social e politica. Sem interesses subaltemos, sirvamos a 
nossa terra e dela nos tomaremos dignos". Concluiu saudando 
''o preludio de uma nova epoca". 

Impresso o primeiro numero em Caruaru, na Tipografia 
Popular, de Mario Alves da Costa, continuou a se-lo na Empresa 
Diario da ManhS S/A, no Recife, exceto os n^ 10 e 11, 
procedentes da oficina do Jomal de Caruaru. 

Foi um jomal de grande vivacidade, ostentando 
manchetes, entrevistas com titulos vistosos, ilustradas de 
fotogravuras, bem redigido, contendo noticiario, inclusive se9lU> 
desportiva, e alguns anuncios. Teve a colabora^ao de Rosalino 
da Costa Lima, Francisco Juliao, Alberto Frederico Lins, 
Jurandir Correia Melo, Osiris Caldas, que divulgou, em varios 
rodapes, a novela "Maria-Clara"; Paulo da Veiga Pessoa, 
Devaldo Borges, Marieta de Faria Neves, Abilio Gois, Elias 
Torres, Lamartine de Farias Castro, etc., alem do Conselheiro 
Acacio (pseudonimo de Paulo da Veiga Pessoa) que escrevia 
"Um conselho por semana", e mais Lupercio Rocha, Jose 
Firmino e outros, na parte desportiva. 

A partir de setembro, o peri6dico ocupou-se, 
principalmente, da campanha para prefeito do municipio, com a 
indica^So, por diferentes partidos, do nome de Atenogenes de 
Oliveira. 
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A publica?^©, regular da Tribuna Democr^tica, estendeu-
se at6 o n̂  14 (por erro de revisSo, figura o n® 15), datado de 11 
de outubro, quando £LS elei9des estavam marcadas para o dia 26. 

Nessa (ultima?) edi92o o jomal entrou a criticar a atua?^© 
dos lideres Moists Lins de Andrade e JoSo Norberto Regalado, 
respectivamente, pessedista e republicano (Arquivo Antonio 
Farias). 

GRAVATA NA ADMINISTRACAO DR DEVALDO 
BORGES - Album documental, comemorativo de dois anos de 
govemo, circulou em setembro de 1953, em formato oblongo de 
24 X 32, com 56 p^ginas de texto em papel couche. A capa, em 
p^>el cartolina de cor, exibiu expressiva fotografia do Cristo 
R^entor situado no Alto do Cruzeiro, olhando para a cidade, 
que Ihe servia de moldura. 

Divulgou dados histdricos e informativos sobre Gravati, a 
par de comentarios em tomo das realiza^Ses do prefeito, tudo 
amplamente ilustrado, focalizando, iguaimente, personalidades 
publicas, nos ambitos estadual e municipal, e aspectos da cidade 
e dos servi9os publicos essenciais. 

A organiza^io do album esteve a cargo de Antonio Farias, 
fazendo-se o trabalho g r^co na oficina de Mario Alves da 
Costa, em Caruaru (Arquivo Antonio Farias). 
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IGARASSU 

VOZ DE IGARASSU - Orgao Independente e Noticioso -
Entrou em circulacao a 16 de novembro de 1952, no formato de 
48 X 33, com quatro paginas de seis colunas. Direfao de 
Valfrido Uchoa e Jose Eduardo da Silva Brito; redatores: 
Guilherme Jorge Paes Barreto, Newton Prestelo, Jose de Moura 
e Jose Cabral da Rocha, Com reda^ao a rua Bernardo Vieira, 30, 
imprimiu-se nas oficinas do Diario da Manha, no Recife. 

Segundo o artigo "Apresentagao", assinado por Clovis 
Lacerda Leite, o Jomal entao entregue aos leitores era "uma voz 
a servi^o do povo, de suas lutas, das suas reclamafdes e dos 
seus protestos veementes", pretendendo bem servir a 
coletividade, "independente de cor nem partidarismo politico". 
Seu norte era a Democracia e pugnaria pelas "tradicoes da 
familia brasileira", "de acordo com os postulados cristSos". 

Por sua vez, escreveu o diretor V. Uchoa, sob o titulo 
"Grande temeridade": "Voz de Igarassu nasceu com vontade de 
viver. De viver, para dizer la fora que estamos vivos. Que n5o 
estamos traindo o espirito dos nossos antepassados". 

A edi^ao, estampando fotogravuras dos seus animadores -
prefeito JoSo Felipe de Barros Dias e deputado Paulo Guerra, 
inseriu artigos de autoria de outros redatores, amplo noticiario 
local e dos distritos, editais e convite da Prefeitura para os 
festejos do dia, quando a autoridade municipal completava o 
primeiro ano de administra^ao, da qual, conforme artigo de J. E. 
Brito, se podiam "esperar bons frutos". 

Publicou-se mensalmente, come^ando o ano de 1953 ja 
com o n° 3, e o de 1954 com o 15**. Materia sempre variada e 
bem distribuida, cuidando sobretudo de temas locais, 
defendendo reinvidica96es e interesses varios do municipio. N§o 
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Ihe faJtavam, igualmente, trabalhos literarios, em prosa e verso; 
alguns cliches, inclusive de epigrafes. Do n° 10 em diante, 
artistico desenho de histonco aspecto da cidade deu flindo as 
letras do titulo, tudo num clima de quatro colunas, colocado a 
direita. 

Alem dos nomes referidos no cabe^alho e no expediente, o 
periodico contou com a colabora^ao de Pedro Costa, 
Bartolomeu Alves da Mota, Jose Carvalho Barbosa, Iterbo 
Homem, Dalila Vera Cruz, Nelson Andrade de Oliveira, Mario 
Filho, Carlos Leonam, Antonio Rodrigues de Meneses, J. 
Eronildes Lopes Guimaraes, A, Palmarino, com a se^ao "Sobre 
isto e bom falar"; M. Volantim, Pedro Cameiro Barreto, 
Valdemar Barbosa Pessoa, Francisco Pessoa de Paiva, Homero 
do Rego Barros, Manuel Constantino da Silva, Waldy Sefardi 
Yidisch, Pedro Cameiro Barreto, GU, Epaminondas de 
Albuquerque, J. Novelino, Cosme Paiva, Milton Souto, 
Anastacio Alves Pereira, S. Pinto e outros. 

Jomal atraente, fiel ao programa tra^ado, alimentando a 
virtude de so estampar raros anuncios, a Voz de Igarassu 
chegou ao fim de 1954 com uma edifao - o n^ 26 - de seis 
paginas, impressa em azul e datada de 12 de dezembro , que 
assim homenageou o bacharelato de um de seus diretores -
Valfrido Uchoa^^^ (Biblioteca Publica do Estado). 

IPOJUCA 

A VONTADE - Jomal Literario e Noticioso - Impresso 
pela primeira vez na cidade de Escada, transferiu-se para Ipojuca 
com a edi9§o de 28 de dezembro de 1873, em formato de 22 x 

'̂̂  Prosseguiu em 1955. Circulando esporadicamente, chegou a atingir 1961 
Com a extin^o da Voz de Igarassu, publicou-se, em 1961/1962, ALuta, 
6rgdo de defesa do mimicipio, sob a dire^So de Guilherme Jorge Paes 
Barreto, tendo como redator-chefe Pedro Costa. 
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15, so utilizada a pagina de frente. Redator, compositor e 
impressor - o estudante Herculano C. Gron^alves da Rocha. Sua 
materia constou de artigo sobre a "radiosa emana^So do genio 
Guttenberg"; o soneto "Hearst-Strings", de Francisca Izidora, e 
tres notas informativas. 

A publica^So, que tinha curso nos periodos de ferias, 
continuou em 1874, sendo confeccionada no engenho 
Supitanga, arredores de Ipojuca, pelo redator, ajudado por sua 
irmS, a poetisa Francisca I. Gonfalves da Rocha. Faltam, no 
entanto, comprovantes dos n^s 2 a 7 e 9 a 12. 

Circulou o n® 8, ano DI, no dia 10 de fevereiro de 1876, 
reduzido o formato para 15 x 11, com quatro p^ginas. 
Apresentava a divisa: "Away! Away!", de Byron. No texto, 
artigo e cronica, ambos no regime do "continua", e poesia da 
autora mencionada. 

Outro avistado foi o n® 13, ano IV, de 1 de Janeiro de 
1877, em cujo cabe9aIho a divisa foi substituida peias frases de 
Cicero: "Libere loqui", e de Heraclio: "Pauperem que dives me 
petit". Quase toda a edifSio, prosa e verso, foi redigida por 
Francisca Izidora, que, publicando suas primeiras produ9des no 
pequenino 6rglio, veio a tomar-se famosa nas letras 
pemambucanas (Biblioteca Publica do Estado). 

A prop6sito de Herculano C. Gon9alves da Rocha, 
escreveu, depois, Samuel Campello, no livro "Escada e JaboatSo 
- pequenos dados historico-geogr^ficos" (Recife, 1919): "Com 
grande propensSo para a arte, o precoce jomalista fabricou de 
mesmo um prelo, rolos, gal^s e muitos tipos, principalmente 
gravuras, servindo-se do entrecasco da cajazeira, em que 
trabaihava maravilhosamente". 
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'*No colegio dos Jesuitas , onde estudava - acrescentou -
manteve os jomais O Republicano. O fiscal e Caricaturas". 

Desses 6rg§os colegiais nSo resta nenhum sinal de vida. 

FILIGRANAS - Orgao Literario e Noticioso - Semanario 
manuscrito, teve seu primeiro numero em circula9§o, de leitor a 
leitor, no dia 26 de abril de 1925, constituido de uma folha, 
quatro paginas, de papel pautado, divididas em duas colunas. 
Aos lados do titulo, que era desenhado em letras goticas, trazia 
OS slogans: E preciso que nSo haja nenhum brasileiro analfabeto" 
e "Toda coragem e feita de coragem e de trabalho". Equipe 
responsavel: redatora-chefe - Zita Cavalcanti; revisora, depois 
redatora secret^ria - Dagmar de Mesquita; redatoras - Elza de 
Mesquita, Celina Wanderley e Olindina Carolina. Ao atingir a 
ultima edi^fio, apresentava como diretora Dulce Marques. 

Surgiu, consoante o conciso editorial de abertura, "como 
uma constelagSio boreau de intensa hiz, rendilhado de prata e 
ouro, como uma aureola circundando a fi"onte desta pleiade de 
jovens ainda crianQas que encetam a carreira da 
intelectualidade". 

Publicou-se regularmente, as vezes dando seis paginas. 
Inseria ma t^a variada, inclusive humorismo e mundanidades, 
contando, entre outras produ96es literarias, com a colabora9io 
especial de Domingos de Albuquerque, Manuel Pessoa de Luna 
Filho e Manuel Canuto Mesquita. 

O derradeiro numero, 12**, que dedicou toda a primeira 
pagina ao noivado da redatora-chefe, saiu a lume no dia 12 de 
julho (Bib, da Soc. Instr. e Benef. de PaudalhoV 

A VOZ DE IPOJUCA - "Boletim paroquial da 
informa9&o, fimdado por fi'ei Jeronimo, O. F. M., em outubro de 
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1937. Suspenso"(C6nego Xavier Pedrosa, in "Letras Catolicas 
em Pemambuco"). 

O SACO DA ARARA - brgSo da Escola Estadual Mista 
Olimpio Gomes (Serra Branca) - Niimero unico, circulou em 
novembro de 1951, manuscrito, com 22 paginas de papel alma^o 
e copiado em hectografo. Orienta^ao da professora Maria do 
Carmo Gomes da Silva. 

Ocupou a pagina de frente modesta alegoria em 
homenagem a proclamagSo da Republica. Nas restantes, 
literatura infantil, outros desenhos a lapis de cor, noticiario do 
movimento escolar e notas curiosas (Pepto. Cultural da SEEC). 

ITAMARACA 

BOLETIM PAROCHIAL - Primeira e talvez unica 
publica9So local), circulou em tomo de 1920/1921, 
semanalmente, para distribuiffto gratuita, sendo impresso no 
Recife. Tinha, a principio, uma unica pagina de mat^la, 
passando depois a duas paginas. Dirigia-o o padre Manuel 
Machado, que usava o pseudonimo Genuino. Colaboradores: 
Genuinito (como se ocultava Jose de Moura GalvSo) e a 
professora Honorina Lins (Notas fomecidas por J. de M. G.). 

JABOATAO 

O MAMOEIRO - OrgSo Critico e Noticioso - Como 
primeiro finto da imprensa de JaboatSo, circulou datado de $ (6 
como esta) de agosto de 1883, em formato de 22 x 16, com 
quatro paginas de duas colunas. Pretendia sair aos domingos, 

^̂^ Ex-vila do mimicipio de Ouricuri, do qual foi igualmente desmembrado o 
povoado de Serra Branca. 
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cobrando 500 reis por assinatura trimestral (adiantados) e 40 reis 
por exemplar. Alem do escritorio local, anunciava "agencias por 
toda a cidade do Recife (onde foi impresso) e bons reporteres". 

Sob o titulo, assinados por Belisario Pemambuco, vinham 
as quadras: 

"Eis tambem O Mamoeiro! 
Vem espancar a corrup^ao, 
Acabar com a safadagem 
E com a malcria9ao 

Quem tiver suas mazelas, 
Quais pustulas decompostas, 
Oculte-as bem ocultas 
Para nSo ve-las expostas" 

Alem disso, o pequeno editorial dizia estar a reda^ao de 
"azorrague em punho" contra "a perversSo dos costumes" que 
amea9ava "abismar" tudo. 

Sua materia constituiu-se de notas satiricas e versos 
humoristicos, descendo, em aiguns casos, para a pasquinada. 
Nao passou do primeiro niimero^ ̂  ̂  fBiblioteca Publica do 
Estado). 

O MUNICIPIO - Sem comprovante da edigSo de estreia, 
saiu a lume o n̂  2 no dia 12 de outubro de 1895, em formato de 
31 x 23, com quatro paginas de tres colunas. Redator-secretario 
- Henrique MuUer; gerente - Joao Carvalho. Lia-se no 
expediente: "6rgao essencialmente popular, publica-se duas 

'̂̂  "De redatores anonimos, essa folha nSo conseguiu publtcar o segimdo 
numero, o que talvez fosse uma felicidade para Jaboatio, porque o tal 
mamoeiro nada tinha de interessante ou proveitoso' (Samuel Campello, in 
"Escada e JaboatSo - pequenos dados histdricos e gcogr^cos" - Tip. 
Pemambucana - Recife, 1919). 
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vezes por semana e tern instaladas provisoriamente sua reda93o 
e oficina no predio n** 2, a rua Ehique de Caxias. Na capital do 
Estado esta representado por uma reda^ao composta dos srs. 
Alfredo de Castro e Malaquias da Rocha, devendo a 
correspondencia dali ser dirigida para o Atelier de Artes 
Graficas". Tabela de assinaturas: semestre - 5$000; trimestre -
2$500;mes- 1$000. 

A edi^iLo inseriu editorial; "Noticias locais"; Literatura, 
inclusive soneto de Manuel ArSlo, e charadas, sendo as duas 
ultimas paginas so de anuncios. 

Outro manuseado foi o rf 6, de 27 de outubro, dispondo 
de materia reduzida, alem de editorial e folhetim (BibHoteca 
Publica do Estado). 

Prosseguiu a publicagio com regularidade, registrado o 
aparecimento de cada edigao pela "Revista Diaria" do Diario de 
Pemambuco, ate o n° 16, com o qual O Municipio iniciara o mes 
de dezembro. Ficou suspenso. Mas na terceira semana, 
conforme noticia do dia 21, reapareceu, sob a dire^So de Tito 
Franco, prometendo circular, desde entfio, feito diario. Ao inves 
disso, parou novamente. 

Outro reaparecimento foi assinalado pelo Diario de 5 de 
fevereiro de 1896. Todavia, a continua^So do noticiario so se 
estendeu ate a edi^So do dia 21, quando focalizou o n^ 4 (e 
ultimo do segundo anoy^^ 

O PHANAL - 6rgao mensal do Gremio Jaboatonense Seis 
de Marfo, editado sob a "orienta^ao nativista", fundou-se com o 
objetivo de dar publicidade aos trabalhos literarios da "fiiituosa 
associa^So, que tem a instru9ao como moto de sua bandeira". O 

'̂* Nos "Anais" da Imprensa Peri6dica Pernambucana - 1821/1908, de 
Alfredo de Carvalho, acha-se mencionado, apenas, o n° 1 d'O Municipio. 
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primeiro numero circulou a 25 de abril de 1903. Imprimia-se no 
Atelier Miranda, a rua E>uque de Caxias, 37 (Recife), utilizando 
bom papel, mas em pequeno formato de 25 x 15, com duas 
colunas, e quatro paginas. No cabe^alho, como legenda, trazia 
OS versos a seguir, dum poema de Vitoriano Palhares: 

O povo, cego, tateia, 
mas se quereis que ele enxergue, 
entregai-o a Guttenberg 
e o povo tudo vera. 

A confec^So d'O Phanal estava a cargo de uma ComissSo 
Redacional constituida de tres membros do Gremio: Jo5o 
Rodrigues Cameiro Campello, diretor; Jose Barreto, secretArio e 
Antonio Pedro Gon9alves da Rocha, gerente, sendo 
correspondente no Recife, Luiz Gonzaga Cameiro LeSo. 
Assinatura trimestral - 1$000. 

Apresentava-se o periodico repleto de trabalhos de 
literatura ligeira e de hist6ria, sem desprezar o editorial da 
primeira pagina, versando assuntos de interesse local ou 
regional, a cargo de Pedro Gon^alves, seguido da se^io '"Notas 
Simples", constante de efem^des, assinada por JoSo Claudio 
(pseudonimo de JoSo R. C. Campelo). Entre os colaboradores, 
contavam-se Olivio Araujo, Jos6 Duarte Gon^alves da Rocha, 
Alberto Barreto, Antonio Vicente, Grato Varela, Oscar Camara 
e Ribeiro da Silva. 

A partir de Janeiro de 1904, quando o redator secret^© 
foi substituido por Jos^ Duarte e a assinatura trimestral subiu 
para 15500, O Phanal passou a dar oito paginas, ocupadas a 
primeira e parte da segunda com a biografia de personagens 
ilustres desaparecidos, a come^ar por Frei Caneca. No mes de 
mar90 veio a sofrer nova alterafSo a ComissSo Redacional, que 
ficou sendo a seguinte: Antonio P. Gon^alves da Rocha, diretor; 
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Joao Campelo, secretario e Samuel Campelo^*^ gerente. Iniciou-
se, dai a insercao de cliches de homens de letras de projeg^o no 
pais, mortos e vivos, acompanhados de produ^oes ilustrativas. 
Foram novos colaboradores: Miguel Annes, Luiz Caturra, 
Francisca Izidora, Domingos de Albuquerque, Renato Faelante 
da Camara Lima, Ines Sabino, etc. 

Apos a edifSo do segundo aniversario, constituiu-se, em 
abril de 1905, nova e ultima Comiss^o Redacional, composta 
dos seguintes gremistas: diretor - Jose Duarte, secretario - JoSo 
Claudio; ferente - Pedro Gon9alves. 

O Phanal circulou normalmente, com raras altera^des, 
sendo o 24° numero datado de maio de 1905. 

Depois de suspensa a publica^ao, ainda sairam tres edi9des 
especiais, de quatro paginas cada uma, em homenagem aos 
seguintes socios falecidos do Gremio: 14/6/1905 - bibliotecario 
Oscar Diderot da Camara Lima; 21/7/1905 - academico de 
direito Jose Otavio de Azevedo Lessa; 24/9/1906 - socio 
honorario Maximiano Francisco EKiarte, juiz de direito da 
comarca (Col. Abelardo Rodrigues e Arq. Pub. Est) . 

A PEIA - Periddico Critico Humoristico - Surgiu a 12 de 
outubro de 1903, com quatro paginas, em formato de 27 x 19, 
de tres colunas. Em cada lado do titulo via-se pequena 
caricatura, com as legendas Cosmopolita e Borracho. Publica^So 

'̂̂  N3o 6 exato que Samuel Campelo s6 tivesse 11 anos de idade quando 
"redigiu'' O Phanal, segundo afirmou Aurino Maciel, no seu discurso de 
posse na Academia Pemambucana de Letras, em novembro de 1941, ao 
substituir aquele jomalista e teatr61ogo na cadeira que ele ocupava. 
O que € certo € que Samuel tinha, ent3o IS anos, pois nasceu em 1889, e no 
peri6dico em apre^ s6 apareceu em 1904. Aliis, o pr6prio professor Aurino 
se contradisse, noutro t6pico do seu estudo academico, afirmando que, '*em 
1900, apenas com onze anos, aluno do segundo grau'', Samuel estudava no 
Recife, onde tivera um jomalzinho manuscrito. 
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bimensal, tinha a redagSo instalada a rua Duque de Caxias, 5, 
sendo impressa no Recife, no Atelier Miranda, a rua Padre 
Nobrega, 18/22, Assinava-se a 2$000 por dois meses, custando 
o numero avulso 300 reis. Diretor - Ze Faisca (pseudonimo de 
Oscar Diderot da Camara Lima); secretario - Tarugo. 

Come90u assim o seu artigo de apresenta<j:5o: "Como um 
ligeiro batel singrando as aguas revoltas de revolto oceano, 
assim aparece APeia no grande e encapelado mar de jomalismo, 
tendo como lema as colabora96es repassadas de finissima verve 
e critica moderada, como bussola o pensamento lucido e elevado 
de seus redatores, e como farol os bondosos cora96es de seus 
amaveis leitores". 

Sem ter programa fixo para as lutas titanicas da 
Imprensa", compunha-se a sua reda^ao de "inexperientes 
marinheiros da ciencia". 

Constituido de materia variada, em prosa e verso, iniciou-
se o periodico com a colabora^ao de Leumas (pseudonimo de 
Samuel Campelo), Satan, Regulo, Calixto. Dvasso e D. Xisto, 
alem da assinatura do humorista-diretor, e mais uma se^ao de 
charadas e ligeiros aniincios. 

(No dia da estreia d'A Peia foi Ze Faisca agredido por 
Manuel Elpidio dos Santos Moreira, alcunhado Cosmopolita, 
mas reagiu com tal violencia que deixou ferido o agressor e, em 
consequencia, passou 24 horas na prisao). 

Em seu terceiro numero, o periodico apresentou-se em 
formato maior - 36 x 24, com tres boas colunas de composifSo, 
permanecendo no cabe^alho, apenas, o pequeno cliche do 
Cosmopolita, a esquerda do titulo, ao passo que desaparecia o 
nome do redator-secretario, substituido por Calixto. Depois, a 
partir do n** 5, veio a estampar, na primeira pagina, charges 
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(zincografias de Venu (Benevenuto Teles), com legendas em 
versos de dupio sentido. 

Embora em datas indetemiinadas, A Peia circulava cada 
quinzena, comentando, criticando e satirizando os acontecimen-
tos da cidade, sobretudo na seara amorosa, com o aparecimento 
de novos pseudonimos, tais como Petit, Zagalejo, Mail, 
Selvagem Congestionado (JoSo Rodrigues Barreto Campelo), 
Joca da Venda. Chilon Chilonides, K. Boclo. Ermng, etc. 

Apos o n* ,̂ de 28 de fevereiro de 1904, foi a publica9So 
suspensa. Reapareceu, com uma edi^So especial, a 15 de 
novembro do mencionado ano, em fomiato um pouco menor, 
impressa em papel especial, em fomia de poliant^a ao prefeito 
do municipio Joaquim Cameiro Nobre de Lacerda, no dia em 
que findava o seu mandato. Figurou no alto da primeira pagina o 
cliche do homenageado, seguindo os "Tra90S biograficos" ,̂ 
vindo na ultima o do Mercado Publico, uma de suas realiza^des 
administrativas. 

Novo reaperecimento ocorreu a 29 de Janeiro de 1905, 
quando circulou on** 10, ano HI, sem altera9llo no programa 
primitivo. Abriu a edifdo expressiva charge (trabalho artistico de 
Eduardo Fonseca), cuja legenda anunciava: "Eu sou o Z€ Faisca 
e ante vos aqui estou de peia na mSo, l^pis e pena aparada../', 
"Para mim h^ somente sagrado o santuario da Familia, mas o 
dinheiro, a prosopopeia et reliqua nSo me intimidam e A Peia 
aqui esta para cortar a pele dos leprosos sociais"̂ ^^ 

N3o obstante a boa disposi9io enunciada e as novas 
senses de satiras e humorismo de Maximo Pequeno. Z6 
Reporter e Neco Pintor. o valente jomal n3o prosseguiu sua 

'̂̂  Focalizando a existencia d'A Peia. no opusculo "Escada e Jaboatao"", 
escreveu, mais de dez anos depots, Samuel Campelo: "...fez soar o topete i 
burguesia jaboatonense, de que era o terror". 
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marcha, que teve inesperado termo com o n° 11, datado de 12 
de fevereiro (Bib. Pub. Est). 

A FAISCA - Polianteia do "Bloco Boemio Ze Faisca", em 
homenagem a memoria de Oscar Diderot da Camara Lima, 
circulou no dia 8 de junho de 1907, data do segundo aniversario 
do seu falecimento. Impresso em pequeno formato, com quatro 
paginas, na tipografia de Julio Agostinho Bezerra, no Recife, 
inseriu colabora^So de Naasson de Figueiredo, Joao Claudio, 
Carlos Camara, Samuel Campelo, Manuel Morais e outros, alem 
de poesias do extinto (Samuel Campelo - obra citada). 

O JABOATONENSE - Semanario Litero-Noticioso -
Entrou em circula?^© a 15 de dezembro de 1907, em formato de 
22 X 16, com quatro paginas de duas colunas, impresso no 
Atelier Nfiranda, do Recife. Dire^So e propriedade de Manuel 
Morais, funcionando o escritorio e reda^ao a rua E>r. Jose 
Marcelino, 60-D. Tabela de assinaturas: ano - 5$000; semestre -
2$800; trimestre - 1$000, trimestre (fora da cidade) - 1$500. 
Numero avulso - 100 reis. 

Lia-se no modesto artigo de apresenta^ao: "...nao tem 
atavios de linguagem nem redatores abalisados nas lutas do 
jomalismo, mas tem for^a de vontade, o que ja vale muito". 

Ao atingir o n̂  4, cresceu um pouco o formato, toraando-
se ao mesmo tempo, orgSo imparcial. Divulgando noticiario e 
notas curiosas, admitiu, tambem, a colabora95o de P. Barreto, 
Oscar Bandeira, Joaquim Ramos, Naasson de Figueiredo, Vital 
de Melo e Samuel Campelo, inclusive usando o anagrama 
Leumas, como assinava a se^Ho de versos humoristicos "Selos". 
Manteve, principalmente, interessante galeria de jaboatonenses 
ilustres, entre os quais Bernardo Vieira de Melo, Frei JaboatSo e 
Bento Teixeira. 
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Foi suspenso O Jaboatonense apos o n̂  30 - ano 11 -
datado de 11 de outubro de 1908, por motivo de molestia do 
seu diretor e redator unico, o qual veio a falecer no dia 27, aos 
18 anos de idadê ^̂  

Passado urn ano, reapareceu o jomal, precisamente a 31 de 
outubro de 1909 - n° 31, ano III - sob a dire^ao de Samuel 
Campelô *̂ ^ , tendo como redator-secretario Eneas Alves e 
gerente Jose de Brito Falcao. Impresso na Tipografia de 
Agostinho Bezerra, no Recife, com redagSio na sede do Grremio 
Frei Caneca, a pnmeira edi9§io da segunda fase constituiu uma 
quase polianteia a memoria do diretor extinto. 

A publicagSo seguiu-se trimestralmente, em dias 
indeterminados, divulgando materia literaria, coment^os 
redacionais e noticiario variado. Alem dos membros do corpo 
redacional, responsaveis, tambem, por interessantes se96es em 
versos, como "Galhofas", "Caras e Caretas", "Selos" e "SerSes 
no Alpha", assinados com os anagramas de Leumas e Anese 
Vales, divulgava colabora^So, inclusive no "Escrinio do 
Pamasso", de Valfrido Leonardo Pereira, Jos^ de Brito FalcSo, 
Diogenes dos Santos, Artur Leal de Barros, Naasson de 
Figueiredo, Alflima, Jos^ Mariz, Manuel Elpidio, Ribeiro da 
Silva, Carlos Brasil, Aurino Niceas e Astrogildo de Carvalho. 

^̂^ "Pobre, muito pobre", o jomalista-tip6grafo trabalhava, "muitas vezes, 
at^ tarde da noite, sentado em caixSo de pinho, ^ luz baga e prejudicial de 
querosene colocado em um pequeno candieiro fumarento de folha de 
flandres, para que o seu jomal fosse publicado e recebesse em paga, como 
quase sempre acontece, a indiferen^ do publico e o 6dio dos potentados que 
ele n3o bajulava"" (Samuel Campelo, obra citada). 
^̂^ Muitos anos depois, escrevia Samuel Caiopelo: ""Em 1909, quando foi 
^rovada a lei do sorteio militar e contra ela se levantou enorme grita no 
pais, tivemos ocasi3o de, pelo O Jaboatonense. escrever artigos de pol&mica 
em seu favor, o que nos \^eu algumas intrigas'̂  - (de um artigo reproduzido 
no livro de Samuel Can^)elo - 1889-1939"- Tip. Batista de Souza - Rio, 
1942). 
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O n̂  44, de 10 de abril de 1910, circulou acompanhado de 
um suplemento de duas paginas. E suspendeu-se a publica^So, 
"por motivos imperiosissimos", para voltar a 21 de junho, 
esperando continuar, o que, todavia, nao foi mais possivel. 

O Jaboatonense morreu, portanto, com 45 niimeros 
publicados, depois de haver sustentado campanhas construtivas, 
a prol do progresso do municipio (Bib. Pub. Est). 

O FREVO - Jomal Pequenino e Gostosinho - OrgSo do 
Riso - Entrou em circula^ilo a 17 de outubro de 1908, trazendo 
sob o titulo a divisa: "Viva a Patria e chova... arame!" Impresso 
no Atelier Miranda, k rua Duque de Caxias, 37 (Recife), 
apresentou-se em foraiato de 29 x 20, com quatro paginas de 
duas colunas, tendo como redatores Samuel Campelo, Eneas 
Alves, Francisco Lima e Manuel Morais, atraves dos 
pseudonimos de Leuinas, Anese Vales, Lima Franco e Emme 
Ernme, o ultimo dos quais so figurando na primeira edi^So, por 
ter falecido dias depois, sendo-lhe dedicado o n° 2. 

Com reda9So no "Vale do Josafe", publicava-se 
quinzenalmente, cobrando "um nicolau de 200 reis"por 
assinatura mensal, e '̂um nicolino de 100 reis" por exemplar. O 
"artigo de raso'', intitulado "Subindo o pano", dizia ''Ele -O 
Frevo - seguiri, sempre altaneiro e folgazSo, pela arena do 
jornalismo, sempre a rir, sem ofender a pessoa alguma e sem 
macular a respeitavel e reverendissima sra. D. Moral". 

Materia leve em prosa e verso, constituiu o programa do 
jomalzinho, tudo assinado com os pseudonimos dos redatores 
ou M. Jota ou pelos "tres caboges da Xipofagia". A l ^ da 
literatura e das se^Ses pilhericas, estabeleceu concursos para 
apurar qual "a mo^a mais bonita, o rapaz mais feio e a crian9a 
mais gentil" de JaboatSo. 
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Teve, porem, vida curta O Frevo. que nem ao menos 
esperou pelo Camaval, divulgando o n̂  5 (e ultimo) no dia 15 de 
dezembro (Bib. Pub. Est, e Arq. Pub. Est). 

A SAUDADE - Polianteia do Gremio Jaboatonense Frei 
Ccaneca a memoria de seu querido consocio Manuel Morais -
Circulou no dia 27 de novembro de 1908, em formato de 27 x 
17, com quatro paginas de duas colunas. Impressa em papel 
couche, o trabalho grafico esteve a cargo do Atelier Miranda, no 
Recife. 

Afora o noticiario sobre o 30*̂  dia do falecimento do 
jomalista, escreveram nenias em sua homenagem, quer em 
prosa, quer em verso: Valfrido Leonardo Pereira, Jose de Brito, 
Samuel Campelo, Eneas Alves, Samuel Ramos, Aurino Niceas, 
Francisco Lima, Manuel Borges, Jose Mariano Junior, Diogenes 
do Santos e Luiz Sampaio (Bib. Pub. Est.). 

GAZETA DE JABOATAO - Apareceu no dia 2 de abril 
de 1911, em formato de 31 x 20, com quatro paginas, a duas 
colunas de 14 ciceros. Propriedade e dire^ao de Cassimiro 
Prazeres, foi "o primeiro periodico impresso na cidade e em 
tipografia propria", cujo dono, segundo Samuel Campelo^^^, "o 
dirigia, compunha e imprimia em uma pequena maquina 
Minerva". Assinaturas: semestral - 2$500; mensal - 0$500, 
sendo encarregado da cobranga Olimpio Cordeiro de Aguiar. 
Pre^o do exemplar - 0$100. Correspondencias: para o Pavilhao 
Alpha. 

Lia-se no artigo de apresenta?3o: "A atmosfera luminosa 
acampada, atualmente, nos arraiais deste prospero municipio 
incitou-nos a atirarmos aos quatro ventos da publicidade esta 
fibra inflamada da ideia de Guttemberg - Gazeta de Jaboatao". 

'̂̂  Plaqueta "Escada e Jaboatdo' 
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"Orgao defensive dos interesses gerais", esperava o 
redator que o jomalzinho, "operando com precocidade", servisse 
de incitamento aos mofos para cultivarem as letras. 

Circulando regularmente, aos domingos, ao atingir o n° 5, 
melhorado o formato para tres colunas normais, a tipografia, que 
era instalada no Recife, transportara-se para Jaboatio, 
localizando-se na rua Bario de Lucena. 

A par do notici^o, se^do charadistica, a cargo de 
Venancio, e poucos anuncios, o periddico teve, principalmente, 
a colabora^ao, em prosa e verso, de Eneias A Ives e Samuel 
Campelo, este ultimo igualmente com o anagrama Leumas, 
assinando a se9§o humoristica "Pingos de vela". Ainda: Masolo 
ia "Anotando"; Zozir (disfarce de Jos6 Maria) firmava o 
"Aeropago"; E. S. C. B. escrevia a "Cronica"; Grinauro 
Loureiro aparecia com sonetos; Ziramejov (outra vez Jose 
Maria) divulgava oito centimetros de fantasia literaria incipiente 
e Vani era a autora das "Silhuetas femininas". 

Do n*̂  18, de 6 de agosto, por diante, apresentou-se a 
Gazeta de JaboatSo em formato relativamente grande, de 45 x 
30, quatro colunas de composi^Io, tendo a oficina grafica sido 
transferida para a rua Dr, Jose Marcelino, 22. 

"Vencemos - escrevia a reda92io - porque o pugnador do 
progresso desta terra, compreendendo a fun^So benefica dum 
jomal, nao trepidou lan9ar sobre nos o seu olhar bemfazejo". 

Assumiu a chefia da reda^So Joaquim Cameiro Nobre de 
Lacerda, lider politico municipal. Na gerencia - Manuel Mindelo, 
permanecendo Prazeres na sua posifSo. Os aniincios tambem 
aumentaram em quantidade, chegando o programa litero-
noticioso, nele incluidas as "Silhuetas Masculinas", por Serez 
Ape (anagrama), o semaniirio, que perdeu a interessante 
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colabora^ao de Samuel Campelo (por motivos politcos), passou 
a fazer a propaganda da candidatura de Rosa e Silva ao govemo 
do Estado, ao passo que atacava a do General Dantas Barreto, 
inclusive atraves da "Cronica Semanal", mandada do Recife por 
Oscar Cavalcanti. 

Ja deficiente o material grafico utilizado, a Gazeta de 
Jaboatao caminhava para o fim, que chegou com a realiza^ao 
das elei^oes de 5 de novembro, fatais para Rosa e Silva, dia em 
que circulou o n** 31 e ultimo fBiblioteca Publica do Estado). 

r 

PARNASO - Orgao mensal, impresso em papel de cor, 
formato de 31 x 22, a tres colunas, com quatro paginas, surgiu a 
27 de julho de 1911. Ocupava-se, "exclusivamente, de literatura, 
ciencias e artes ou coisas que digam respeito e interesse". 

Muito interessante o seu "Roteiro de Viagem", que dizia: 
"Assim como um aligero batel festiva e alacremente cortando os 
verdes mares do nosso Brasil, ei-lo Pamaso que segue 
alvifareiro e belo, sacudindo flores e despejando risos, singrando 
as dobras glaucas do oceano revolto das letras, em demanda do 
porto bemfazejo da luz - essa Cannan bemdita dos sonhos da 
mocidade". 

Mas adiante: "Ele e verde, porque e de cor dos nossos 
mares e nossos campos e porque verde significa Esperan^a e 
nela se afirmam todas as nossas for^as, dela provem todos os 
nossos pensamento e por ela trabalhamos confiantes no futuro". 

Publicaram-se seis numeros de Pamaso, sendo impresses 
OS tres primeiros na Tipografia da Gazeta de Jaboatao e os 
restantes na Tipografia Modema, do Recife. 

A partir da segunda edigSk), saia com oito paginas, as 
vezes em papel de uma cor e tinta de outra. Na terceira 
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acrescentou-se-lhe uma capa em azul acetinado (so impressa a 
primeira das quatro paginas), com o cabegalho impresso em 
diagonal, ladeado dos escudos da Uniao e do Estado, inserindo 
abaixo o corpo redacional seguinte: Samuel Campelo, Eneas 
Alves e Jose Mariz. 

No n**4 (mes de outubro), a capa externa apresentou 
melhor disposi9ao grafica, circulada de vinhetas, mantendo 
apenas o titulo diagonal, juntaram-se-lhe as quadras a seguir, 
respectivamente assinadas por Eneas Alves e Samuel Campelo: 

Imprensa, verbo que exprime 
Essa Marcha triunfal: 
nas batalhas contra o crime, 
do livro contra opunhal 

Imprensa -facho de luz 
fazendo que opovo exergue 
as doutrinas de Jesus 
nos tipos de Guttenberg. 

Uma terceira quadra acrescentou-se ao n̂  5 (novembro), 
assinada por Jose Mariz: 

Imprensa - afange divino, 
sempre pronto a decepar 
as serpes vis do destino 
que intentam a luz apagar. 

Desde o quarto numero veio impresso o reverso da capa 
com o sumario e o "Memorando" (expediente), segundo o qual 
o trimestre custava 1$000. Vinha tambem uma lista dos 
mantenedores do periodico. No texto (sempre com oito paginas) 
iniciava-se uma "Galena d'O Pamaso", constituida de cliche e 
legenda biografica de personalidades. 
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As seis edi^Ses inseriram produ96es, em prosa e verso, 
dos redatores, assim como dos colaboradores C. Prazeres, Oscar 
BrandSo, Jo5o Caminha Franco, Artur Leal de Barros, Assuncao 
Pessoa, Augusto Cordeiro, Albertina Serep, Alvaro Gromes, 
Antonio Dantas Barbosa, Astro^ldo de Carvalho, Oscar 
Bandeira, Durval Cesar, Abigail Queiroz, Valfrido Pereira, 
Sidronio Melo, Jos6 Daltro e outros. Redacionais: "Sinopsis"(do 
mes), "Entre risos e flores" ("noticiario de natalicios" e 
"Varias"). 

Com o n̂  6, de dezembro do mesmo ano, encerrou-se a 
atividade da revista literaria (Biblioteca Publica do Estado>. 

O CEREBRO - brgSo Literario e Noticioso - Fundado a 6 
de julho de 1913, para publicar-se aos domingos, apresentou 
formato de 35x24, com quatro paginas de tres coliuias. 
Impressao da Tipografia Vitoria, de Joao Costa, no municipio de 
Vitoria de Santo Antao. Tabela de assinaturas: ano - 4$500; 
semestre - 2$500; trimestre - 1$500; mes - 0$500. Redator-
chefe: Eneas Alves; secretarios - Alfredo Lima e Ademar 
Martins; redator-gerente - Jos6 Guedes. Reda5ao k rua Dr. 
Marcelino, 42. 

No terceiro numero, do dia 20, escreveu o articulista que 
o periodico, "embora humilde", era "o paladino decidido da 
literatura, um defensor extremo do direito, um apostolo lidimo 
da democracia", concluindo: "Tudo pelas letras! Tudo pela 
Pitria! Eis o nosso lema". 

N'O C^rebro. de 24 de agosto, n"* 8, escreveu En^as 
Alves, num comentArio sem titulo: "Triste sorte, na verdade, 6 a 
do homem que, renunciando dos comodos de uma vida pacata, 
atira-se a esse negro sorvedouro que nos enfretamos com o 
pomposo nome de jomalismo... 
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Realmente, o que e um jomalista? E um misero, um 
faminto, cheio de trabalhos, coberto de baldoes, assustado se e 
oposicionista, enxovalhado se defende o govemo, desprezado se 
e tido como imparcial. Sempre e bastante dificil contentar o 
publico ledor que, como todos os contribuintes, e de uma 
insistencia vexatoria, de um pessimismo irritavel. 

Uns opinam que o jomal modemo deve aparecer cheio de 
belas transcri^Ses, outros acham que deve conter somente 
escritos ineditos; esses julgam que o jomal deve ter uma feî So 
modema, aqueles batem-se pela rotina... Meu Deus! e um nunca 
acabar... 

Ora, um jomal que nSo trata de politica nSo presta -
assegura um anafado bacharel, do fundo untuoso de suas 
banhas... 

E esta! - diz um operario - um jomalesco indecente, que 
so trata de poesias, de contos e de charadas, sem enxovalhar 
Fulano ou Sicrano, e... uma peste. 

O pobre jomalista vive nessa ansia de contentar meio 
mundo, sem jamais encontrar o suspirado busilis. Trascrever 6 
intoleravel; produzir e pedantismo; politica - e perigoso; 
literatura, enfadonho; anuncio e roubalheira ..". 

Nada obstante o pessimismo do redator-chefe, O Cerebro 
conseguiu lisonjeira receptividade. 

Jomal interessante e bem redigido, circulou normalmente, 
obedecendo ao programa tra^ado, com acrescimo da sê Sio 
"Busilis", de charadas, a cargo de Anacreonte. Enchiam-lhe as 
paginas sem anuncios, a par de editorials, em que se 
comentavam temas de interesse regional, em prosa e verso, dos 
redatores, contando igualmente com a colaborafSo de Samuel 
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Campelo^*^ , Durval Cesar, Bonifacio Costa, Oscar Meyer, 
Nestor Osvaldo Cabral, Jose Mariz, Amaldo Gibson, Amador 
Cisneiros, Pedro Vidal, Abigail Diva, Jader Neves, Aderbal 
Solano Martins, etc. 

O n° 10 de 7 de setembro, saiu, extraordinariamente, em 
papel couche e tinta de cor, numa homenagem a data da 
independencia. 

Circulou, sem interrup^So, ate o n"* 16, de 2 de novembro 
(Biblioteca Publica do EstadoV^^. 

O IMPARCIAL - Semanario Independente, Noticioso e 
Ilustrado - Fundado a 14 de Janeiro de 1917, apresentou-se em 
formato de 43 x 28, com quatro paginas de quatro cohinas. 
Diretor-gerente - Praxedes Brederodes Costa; redator-chefe -
Aderbal Solano Martins; secretario - Luiz D. de Alencar. 
Reda95o a Pra^a Barao de Lucena, 45, 1** andar, e oficina no 
Recife, a rua Duque de Caxias, 10, depois, 28. Assinaturas -
anual - 7$000; semestral - 4$000; trimestral - 2$000, mediante 
pagamento adiantado. Pre^o do exemplar - 0$200. 

Ao lado esquerdo do titulo via-se a frase latina: "Salus 
populi, suprema lex" e, a direita, o conceito: "Entre a vida 
civilizada e a \ida selvagem ha a diferen^a que existe entre o 
direito e afor^a". 

^̂^ "O afastamento de Samuel Campelo foi uma grande perda para Jaboat3o, 
que ele sempre considerou a sua cidade, apesar de ter nascido no municipio 
de Escada. Mas onde este irrequieto homem de letras demorasse algum 
tempo, logo fazia sentir a sua presenga, fosse na pacata Vit6ria de Santo 
AntSo ou na agitadissima capital pemambucana. Sem a sua atua^^ 
esclarecida, as letras jaboatonenses regrediram ^ indiferen^a de anos 
passados ou se refugiaram medrosamente nos jomais politicos ou noticiosos 
do municipio" (Tadeu Rocha, in Di^o de Pemanihin:;n 13 de agosto de 
1950). 
^̂^ Colê do desfalcada. 
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Jomal bem feito, alem da cronica de En^as Alves, 
"Tarecos", apresentou, no n*̂  2, vasto "Recreio Literario", com 
produQdes de Lucilo Varejao, JoSo do Prado (pseudonimo de 
JoSo Feliciano da Mota e Albuquerque Filho, ou melhor, 
Professor Mota) e Margarida de Albacete e poema tambem de 
Eneas; cliches de personalidades, noticiario, atos do prefeito do 
Municipio e anuncios. 

(Faltam, na cole^So, os n®s. 3 a 8.). 

Atingido o n® 13, de 8 de abril, aumentou-se o formato 
alguns centimetros, passando a paginas de cinco colunas. O 
titulo, em tipos bem maiores, fez desaparecer os slogans que 
trazia aos lados. E ao corpo redacional foi acrescentado o nome 
de Americo Palha; logo depois, afastava-se Luiz de Alencar. 

Ocupado, invariavelmente, com os interesses do 
Municipio, abrindo sempre cada edi^So com editorial sobre 
temas os mais diversos; servido de amplo noticiario, 4s vezes 
ilustrado; atos oficiais e anuncios, que aumentaram pouco a 
pouco ate atingir duas paginas, nSo deixou de t a m b ^ fomecer 
algum espa90 a literatura. Foram colaboradores: Raimundo Paes 
Barreto, Simao D'Armada, Carlos Passos, Aladino. com a "Vida 
Elegante"; Z€ Elias. o das "Setas", etc. 

Do ano de 1917 so existem comprovantes at6 o n^ 15, de 
15 de abril. 

Passa-se para o n"* 15 de 21 de abril de 1918. Ate o n** 25 
nfto mudou de tipografia. Dai pula para o n^ 28, e apareceu 
impresso na tipografia Modelo, tambem no Recife, a rua Estreita 
do Rosirio, 188. Na referida data foi registrado o afastamento 
do redator-chefe Aderbal Martins, substituido por Americo 
Palha. 
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Findou 1918 com o n** 44, de 29 de dezembro. 

Come^ado 1919, encontram-se comprovantes a partir do 
n**3, de 19 de Janeiro. A administra^io encontrava-se instalada 
no escritorio da Fabrica de Papel;; depois: rua do Bom Gosto, 
19 e, por fim, novamente na rua Bar§o de Lucena, 42. 

A edi^fto de 23 de mar9o noticiou e comentou a prisJo do 
redator Americo Palha, no Recife, sob a acusa93o de fazer 
propaganda do maximalismo. O ImparciaL depois de criticar a 
atitude do chefe do Gabinete de Investiga96es, Alfredo 
Machado, que efetuou a prisSo, escreveu: "O nosso colega nSo e 
maximalista, nem tem participapSo alguma com o pessoal 
indisciplinado da Tribuna do Povo. que alias ja nos classificou de 
escravos da burguesia''. 

Mas a deten9So so durou tres horas e meia e a imprensa 
diaria da capital protestou contra o desmando policial, 
emprestando solidariedade ao confrade. 

Sempre solid^o com a politica do general Dantas 
Barreto, o peri6dico veio a bater-se, neste ultimo ano, pelas 
candidaturas de Epitacio Pessoa a Presidencia da Republica e do 
Bar&o de Suassuna (que nSo chegou a vingar) ao Govemo do 
Estado. 

Ao que tudo indica, uma vez conchiida a campanha 
eleitoral, O Imparcial deu por finda a sua missSo, sendo liltimo 
numero encontrado o 30*̂  do ano HI, datado de 17 de agosto de 
1919 (BibUoteca Publica do EstadoV^^^ 

^̂^ ColegSo cheia de lacunas. 
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O COMBATE - Periodico Noticioso e Independente -
Surgiu no dia 23 de Janeiro de 1921, em fomiato de 38 x27, 
margens largas, com quatro paginas a tres colunas de 
composi^ao. Redator-chefe - Eneas Alves; secretario -
Austricliniano Bruno de Sousa; gerente - S^tiro Lima. Reda^So 
a rua BarSo de Lucena, 3 79 e impressSo da Tipografia 
Livramento, situada no P^tio de Sao Pedro, 304. Assinatura 
mensal- 1$000. 

Lia-se, artigo-programa, que a manuten^ao de um 
periodico, no municipio de Jaboatao, era um problema insoluvel, 
fato que depunha "dos nossos habitos, da nossa cultura, das 
nossas capacidades". Foi assim pensando que um grupo de 
intelectuais resolveu sair a campo, preenchendo a lacuna com Q 
Combate, cujo programa podia resumir-se "em quatro palavras: 
tudo pela terra jaboatonense". 

Teve o semanario boa acolhida, devido k sua mat^a 
variada e ao apre90 dado aos assuntos locais. Adotou se^des de 
perfis masculinos e femininos, em sonetos assinados por 
Melindrosa e Pierrot (pseudonimo de En^s Alves), sob os 
titulo, respectivamente, de "Caras barbadas" e "Mascaras de 
seda", alem de outras, a saber: "Coisas da vida", a cargo de 
Richepin (como se ocultava Austricliniano); "A cidade por 
dentro"; T^etras femininas"; "Queixas do povo", "Horas vagas", 
de charadas, "Indicador d'O Combate", etc. Manteve dois 
concursos: "Qua! a senhorinha de Jaboatao mais apta a ser uma 
boa dona de casa?" e "Qual o mofo de Jaboatao de predicados 
morais mais elevados?" ContCHi com a colaborafao de Milciades 
Barbosa, Abigail Diva de Queiroz Alves, Lauro Guedes Pereira, 
Adalgiso Lubambo, Carlos Estelita, Lindolfo Pereira, Alfi-edo 
Lima e outros,afora os constantes trabalhos, em prosa ou verso, 
de En6as Alves. Ao atingir o n*̂  24, de 3 de julho, acrescentou-se 
ao corpo redacional o nome de Simao d*Armada. 
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Nada obstante o seu principio de independencia, O 
Combate veio a fazer campanha politica, atraves de editorials, a 
prol da candidatura Nilo Pe^anha a Presidencia da Republica, 
chegando ao ponto de proclamar: "Nilo ou a guerra civil!". 

Circulou ate o n** 32, de 4 de setembro do mesmo ano. Na 
ultima edi^ao apareceram dois novos redatores, em substitui^So 
a Eneas Alves: JoSo Rafael de Souza Le§o e Jose Martins Junior 
rBilioteca Publica do Estado). 

O INDEPENDENTE - OrgSo de Informaydes. Noticioso. 
Hebdomadario - Propriedade "de uma Sociedade, sem liga^des 
partidarias", iniciou sua publica^So no dia 7 de agosto de 1921, 
em formato grande - 51 x35, com quatro paginas de cinco 
colunas a doze ciceros. Impresso "em maquia propria. 
Capacidade de 1.500 exemplares". Corpo redacional: Manuel 
Lins de Barros - redator-chefe; redatores - Cassiano de 
Albuquerque Pereira e Austriclinio Lins de Barros. Gerencia a 
cargo de Sindonio Pereira de Melo. O quadro de fundadores, do 
outro lado do titulo, inclula os nomes de Luiz Pereira de Melo e 
Joao de Albuquerque Pereira. Reda^So e oficinas a rua Duque 
de Caxias, 104. Assinaturas: trimestral - 3$000; mensal - 1$000. 

Constava do artigo de apresenta^So: "O Independente n§o 
e uma fic9ao: e um jomal modesto, mas sadio de corpo e alma. 
Tem higiene e tem fe. E sobretudo razoavel". Sem 
compromissos politicos, pugnaria, "com franqueza e vantagem, 
pelos direitos das classes laboriosas", ai incluidas "o comercio, a 
lavoura, a industria". Em conclusHo: "Tudo, enfim, que coopere 
para a estabilidade social, sendo ferido, injuriado, perseguido, 
merece o nosso carinho tutelar, o nosso apoio sincero e 
intransigente". 

A edi^ao de estreia estampou, na primeira pagina, cliches 
de todos OS fundadores do jomal. Seguiram-se palavras de Victo 
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Hugo sobre a imprensa; artigo de Samuel Campelo; 
comentanos; "Registro"; cronica de Wallace: "Varias"; "Coluna 
Religiosa"; "Coluna Operaria"; atos da Prefeitura e mais de uma 
pagina de anuncios. 

A existencia d'O Independente decorreu regularmente, 
circulando aos domingos. Criaram-se as se96es "De quando em 
quando", por Xisto: "Malhando...", epigramas de Zepirata 
(pseudonimo de Joao de A. Pereira); "Filme da semana", por 
Lucas: "Ecos"; "Noticias de Moreno"; "Se^ao Tecnica, "Laivos", 
por Jao (travesti de Cassiano Pereira), etc.E nao deixou de abrir 
um concurso: "Qua! a mais bela mulher de jaboatao?". 

Tendo ultrapassado o ano sem altera^ao, ao atingir o 
n'^SS, de 23 de abril de 1922, passou a dire?ao de Samuel 
Campelo; e jk no mes seguinte veio apresentar nova feigao 
material, colocando a parte redacional nas paginas extemas e a 
de anuncios nas do centro. 

Logo mais, apresentava-se O Independente, em seu n** 44, 
de 4 de junho, como "orgao politico", tendo como diretor e 
proprietario Luiz Gonzaga Maranhao, e secretario Cassiano 
Pereira. Estava apoiando o candidato a govemador do Estado, 
Jos6 Henrique Cameiro da Cunha, eleito a 27 de maio, mas n5o 
empossado. 

Foi a ultima edî Sio manuseada (Biblioteca Publica do 
Estado)*. 

Constam bons fundamentos que Cromacio e Diniz Passos 
adquiriram, por compra, as oficinas d'O Sentinella, de JaboatSo, 
que depois de devidamente reformada e ampliada passara a 

* Cole<;̂  desfalcada. 
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editar o antigo e simpatico semanario O Independente. Sera a 
2* fase. 

O CORREIO DA TARDE - Orgao Independente. 
Noticioso e Literario - Fundado a 20 de outubro de 1923, so 
restam comprovantes dos n*̂  V e VI, datados, respectivamente, 
de 30 de dezembro do ano referido e 6 de Janeiro de 1924, 
Manuscrito em quatro paginas de papel pautado, servi90 a cargo 
do redator-chefe Sanelva Moreira Ramos de Vasconcelos, 
figurava como diretor-proprietario, o pai dele, dr. Jose Ramos 
de Castro Vasconcelos, e como secretario, reporter e gerente os 
irmaos Demostenes, Plinio e Jose, com reda^So e "oficinas" a 
rua BarSo de Lucena, 178. 

Constou a materia do jomalzinho de comentarios ligeiros, 
noticiario, brincadeiras e aniincios. Noticia principal do n*̂  V: o 
redator-chefe tinha concluido, com distintas aprova^Ses, a 
segunda classe escolar, estava de parabens (Arquivo de 
Sanelva). 

O BEUA-FLOR - Jomal Mais Novo da America Latina. 
Independente. Noticioso e Literato - Em tudo identico ao 
precedente, acrescentou ao expediente os pre90s de assinaturas 
e do niimero avulso, que era Um TostSo, embora so circulasse, 
de mao-em-m5o, um exemplar manuscrito. E mais: "Toda a 
correspondencia deve ser dirigida ao redator-chefe, que e o 
unico autorizado (pela Diretoria) a visar contas e passar 
recibos". Entretanto, so se publicou mesmo a edi9ao de estreia, 
que teve a data de 1 de junho de 1924 (Arquivo de SanelvaV 

O PHAROL - Orgao Noticioso. Independente e Literato -
Identico aos precedentes, saiu o n̂  1 no dia 3 de agosto de 1924, 
so figurando, no cabe^alho, os nomes: Dr. Jose BLamos, Sanelva 
e Demostenes de Vasconcelos, nos cargos de diretor, redator-
chefe e gerente. A edi?ao, com retrato pregado na pagina de 

262 



frente, homenageou Manuel de Carvalho Paes de Andrade, o 
lider da ConfederagSo do Equador. 

Outro exemplar manuseado foi o rf IV, de 2 de novembro, 
que saiu com seis paginas e foi dedicado ao segundo aniversario 
do govemo do juiz Sergio Loreto, ilustrado com fotografias 
recortadas da imprensa diaria, sem descurar da materiazinha 
normal. 

E apagou-se O Pharol 

O BACURAU - Direyao da Sociedade Anonima Homens 
de Bem - Come^ou a publicar-se esse mini-jomal a 6 de maio de 
1926, com quatro paginas, no formato de 14x12, a duas 
colunas manuscritas na caligrafia caprichada de Sanelva de 
Vasconcelos, o diretor-responsavel linico. Era, segundo as dez 
linhas de apresentagao, "um folhete noticioso e humoristico", 
que faria "o publico ria a valer". 

Constituido de materia leve, as vezes anedotas picantes... 
ilustradas, tinha como colaboradores, junto a Avlenas 
(anagrama), Ignotus (pseudonimo de Henrique da Cunha Melo), 
Angelus (como se ocultava Fausto Cabral) e R. Danilo, ou seja, 
Arlindo Moreira Dias. 

Vida breve. O Bacurau nao ultrapassou o n̂  4, dado a luz 
no dia 17 de junho (Arquivo de Sanelva). 

A AURORA - OrgSo Independente. Noticioso e Literario 
- Sem comprovantes das duas primeiras edigoes, circulou o n** 3 
no dia 16 de maio de 1926, publicando-se aos domingos. 
Formato de 22x16, com quatro paginas de papel alma^o, 
divididas em tres colunas, caligrafadas por Sanelva de 
Vasconcelos, o diretor-proprietario, tambem aparecido no texto 
com as assinaturas Avlenas eKri-Kri. 
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Servida cada edi^So de editorial sobre tema da atualidade, 
inseria noticiario mundano e cinematografico, satira e 
humorismo, concursos de beleza feminino e masculino; concurso 
de S5o JoSo, etc. Colaboradores: Angelus (Fausto Cabral), Siria 
e Ignotus (Henrique da Cunha Melo). 

A exist6ncia d'Aurora estendeu-se ate o n^ XII. de 1 de 
agosto (Arquivo de Sanelva). 

NOTICIA DE JABOATAO - Sob esse titulo, estava 
circulando o n° 1 "do impagavel folhete" dirigido por Eric 
Immisch, confomie infomiou, a 1° de agosto de 1926, o 
congenere A Aurora. 

ACECY - Revista de Arte. Humorismo e Literatura -
Manuscrita, surgiu no dia 30 de Janeiro de 1927, com vinte 
paginas, em bom papel, formato de 23 x 16, capa ilustrada a 
lapis de duas cores, ilustrado tambem o texto, com fotografias e 
charges recortadas de outros orgSos da imprensa. Diretor de 
honra - Dr. Jose Ramos de C. Vasconcelos; diretor-proprietario 
- Sanelva de Vasconcelos, o caligrafo; redator-chefe - Fausto 
Cabral; gerente - Lourival Cavalcanti Wanderley. 

Consoante a ligeira apresentagSo, Acecy era uma 
"recorda^ao da regata realizada na Piedade", dedicada ao Bloco 
das Taiobas. 

De materia variada, inseriu comentarios redacionais, 
reportagens, noticiario, pensamentos, humorismo, com duas 
unicas produ96es assinadas: poesia, e Moreira de Vasconcelos, e 
cronica, de Angelus (pseudonimo de Fausto Cabral). Uma 
pagina tinha o titulo Taiobinhas e o sub-titulo "Jomal do Bloco 
das Taiobas". 
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O n° 2 da revistinha (ultimo) circulou a 20 de fevereiro, 
homenageando, na capa, o centenario da eleva^ao da cidade do 
Recife a capital do Estado de Pemambuco. Obedeceu ao ritmo 
do anterior, reduzida, porem, a 12 a quantidade de paginas 
(Arquivo de Sanelva). 

A VERDADE - Orgao de Arte. Humorismo e Literatura -
Publicou-se o n° 1, ano I de maio de 1927, em formato de 
18 X 13, redigido a mSo pelo diretor-proprietario, o estudante 
Sanvelva Vasconcelos. Adotou, no artigo de abertura, o lema: 
"A verdade acima de tudo". Teve programa identico ao das 
pequenas folhas acima estudadas. A edi^So de estreia saiu com 
seis paginas, continuando com quatro. Finou-se ao ser 
"impresso" o n° 4, que passou as mao avidas dos leitores, datado 
de 29 de maio. Exemplar linico (Arquivo de Sanelva). 

CINEMA - Circulou no dia 9 de setembro de 1928, 
datilografado, em formato de 24 x 16, com quatro paginas, sob a 
dire^So de Sanelva Vasconcelos. Destinava-se a divulgar 
programas de filmes e "proclamar o que se passa nos estudios de 
Hollywood". E nao fez outra coisa, ficando na edi95o de estreia 
(Arquivo de Sanelva). 

O FERROVIARIO - Orgao mensal, publicou-se o 
primeiro numero no dia 18 de outubro de 1928, constando do 
artigo-programa o topico abaixo, segundo noticiou, no dia 
seguinte, o Diario de Pemambuco: 

"Despertar as energias dos ferroviarios, adormecidos sob o 
terrivel narcitico do indiferentismo e da resignagSo; destruir a luz 
da Historia a erronea e prejudicial concep^ao de que as 
condi96es em que vivem sao uma conseqiiencia da fatalidade; 
incutir nos seus cerebros a no9ao da solidariedade e a 
consciencia de classe; elevar o seu nivel cultural; defender os 
seus direitos e interesses, unifica-los sob a bandeira da luta de 
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classes; organiza-los sindical e politicamente, pois so assim 
poderSo conseguir as suas reivindicafoes minimas; enfim, 
promover sua alian9a com os demais ferroviarios do pais, tais 
sao, em sintese, os nossos objetivos". 

O aparecimento do n** 2 foi noticiado pelo Jomal do 
Commercio de 23 novembro. 

So encontrados comprovantes a partir do n̂  3, ano 11, que 
circulou no dia 20 de mar9o de 1929, trazendo sob o titulo o 
slogan: "Ferroviarios de todo o Brasil, uni-vos!" Trabalho 
grafico da Imprensa Comercial, situada no Recife. Reda^So e 
administra^So a rua 13 de Maio, 20. Diretor - F. Medeiros. 
Assinaturas: anual - 3$000; semestral - 2$000. 

Uma nota dirigida aos assinantes pedia que renovassem as 
inscri^oes e conseguissem recrutar novos cooperadores, 
"conditio essencial para a reforma" de que necessitava O 
Ferroviario, "o unico jomal do Nordeste defensor dos 
trabalhadores do Trilho". 

A publica?5o seguiu seu curso ate o n̂  6, de 25 de junho. 

Cogitavam, apenas, as poucas edi96es encontradas, de 
assuntos de interesse da classe, atraves de comentarios, 
noticiario e transcri96es. Colabora9ao assinada, unica, de Plinio 
(Biblioteca Publica do EstadoV 

NOSSO JORNAL - Orgao Oficial do Centro dos Mocos 
Jackson de Figueiredo - Surgiu a 4 de novembro de 1932, em 
formato de 48 x 30, com quatro paginas de cinco colunas, 
impresso nas oficinas do Jomal do Recife. Redatores - Sanelva 
de Vasconcelos e Luiz Regueira Cameiro da Cunha, o primeiro 
dos quais logo substituido por Antonio Braga de Sousa. 
Assinaturas: anual - 3$000; semestral - 2$000; trimestral -1$500. 
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Infenso a assuntos politicos, consoante o artigo de 
apresenta^ao, dispunha-se a defender as classes, desde que 
reivindicassem "direitos justos", acentuando: *'As suas 
campanhas poderSo ser de realiza?6es, porem nunca de ataques, 
o seu principio norteador e a norma fundamentalmente cristS: 
Diligdte proximum". 

Publicando-se mensalmente, as vezes com atraso, seguiu o 
bem feito orgSo sua meta, abordando temas da atualidade, em 
puxados editorials, alem de inserir variado noticiario, literatura, 
a se^So "Tratos a bola", a cargo de Tibiri^a Samiento, atos 
oficiais da Municipalidade e alguns anuncios. 

Ocorreu nova modificat^o nos nomes constantes do 
cabegalho, ao atingir o n̂  5: ficou um so redator: Luiz Regueira, 
aparecendo como gerente Eliezer Figueiroa. Seguiu-se a 
numeragao em 1933, surgindo novas segSes, como "Filologia e 
Lungiiistica", por Guaranl e "Reboli?os..", com a assinatura 
Xu-Chi. Em mar^o do ano seguinte iniciava-se "Nota do dia", 
comentario de Gandi, que nao era outro senao Eliezer Figueiroa, 
algumas vezes tambem assinando-se Efe ou Sousa Cruz. 

No primeiro quadrimestre de 1934 despedia-se da redafSo 
Luiz Regueira, ficando afeta "a presidencia do Centro a 
responsabilidade dos editorials" O presidente era Clodoaldo 
Peixoto de Oliveira, nSo so articulista, mais igualmente autor de 
cronicas ligeiras, ai usando pseudonimo Gil Vaz. Circulou a l l 
de dezembro o n** 21, ultimo ano. 

Eram colaboradores do periodico: Jose do Carmo, Pedro 
Martiniano Lins, Jose Teotonio Regueira, Gilvan de Sousa 
Freire, Benedito da Cunha Melo, Epitacio Belem, Florisberto C. 
Amaral, Antonio Leite, Carlos Leite Maia, Rui Meneses 
Maranhao, Dante Costa, Jose Marinho Filho, Antonio de 
Figueiredo Lima, Sussana, Jani. Marisa. Jussi, Cathusa e outros. 
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Publicou-se o n̂  22 no dia 27 de Janeiro de 1935 e dizia 
uma nota destacada, na primeira pagina: "A situa?ao financeira 
do Nosso Jomal, em 1934, foi apenas sustentavel e isto mesmo 
porque misteriosa ajuda veio em seu auxilio para a publica?ao 
dos dois ultimos numeros. Quer dizer: nesta grande cidade de 
JaboatSo, um jomalzinho que cobra 3 $000 por sua assinatura 
anual, pode apenas angariar 300 assinaturas". Concluiu fazendo 
um apelo no sentido de que fossem renovadas anteriores e 
surgissem muitas outras, pagas sem demora aos cobradores. 

Continuou o apelo na edi^ao subseqiiente, que saiu a 7 de 
mar90, so aparecendo o n̂  24 no dia 16 de maio, aquela e esta 
inserindo, entre a materia constumeira, produ^oes especiais de 
Amaro A. Simoni, professor Joao Dias e Amaldo de Oliveira. 

N5o era possivel, finalmente, ir adinate. Nosso Jomal ficou 
suspenso, ou melhor, morreu de morte natural, uma vez dado a 
circula^ao o n^25, datado de agosto de 1935. Nao conseguira 
sequer 200 assinaturas, quando cada edi^ao proporcionava uma 
despesa de 130$000. Adiantou a nota de despedida: "O trabalho 
de redigir este jomal, pagina-lo e rever todas as provas, as 
caminhadas constantes a oficina impressora, no Recife, e a 
conseqtiente perda de tempo, tudo isso aliado a falta de meios 
materiais, ate o de custear o pagamento de cada edi^So na 
tipografia, obrigam a presidencia do Centro a encerrar hoje a sua 
publicidade**. Nao deixaria, contudo, de indenizar os assinantes 
prejudicados com a suspensao Plinio fBiblioteca Publica do 
Estado^^^ e ColeySo Eliezer Figueiroa). 

O RURALISTA - OrgSo do Clube Agricola Bernardo 
Veira - Fundado em 1942, restam comprovantes dos n^ 6 a 12, 
ano II, de mar9o a setembro de 1943. Dire^ao de Paulo Pascoali, 
sendo redator-chefe Adolan Mendes. Manuscrito e copiado em 

(̂ ) E incompleta a colefdo manuseada na Bilioteca Publica do Estado. 
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hectografo, saia com quatro paginas, papel alma?o, 
constituindo-se sua materia de literatura infantil e noticiario de 
atividades escolares e ruricolas, incluidos desenhos ilustrativos a 
lapis de cor. 

Continuou a publicar-se ate, pelo menos, 16 de 
setembro Apresentava, entSo, como responsavel, a diretora 
Odete Antunes; diretor, Aguinaldo Vera Cruz e redatora Iraci 
Freitas (Departamento Cultural da SEECV 

I 

A SEMENTEIRA - Orgao do Grupo Escolar Benjamim 
Constant (Socorro) - Come^ou a publicar-se em 1942, no 
periodo letivo, mas so existem arquivados exemplares do ano n, 
n^ 5 a 8, correspondentes aos meses de abril, junho, agosto, e 
setembro de 1943. Edi^Ses de quatro paginas, manuscritas em 
papel almafo e passadas em hectografo, contendo materia 
ligeira: cronicas juvenis, noticiario escolar e desenhos dos 
alunos. A diregao estava a cargo de Jose Rocha Pimentel, tendo 
como redatora Ivonte de Lourdes Patriarca e secretaria Braulia 
de Albuquerque. 

Obedecendo a identico ritmo, circulou de abril a setembro 
de 1944, ano III, n^ 1 a 6. Novo diretor - Rafael Jurcharks; 
redatora - Ester Oliveira. 

NSo avistados comprovantes dos nove anos a seguir, se e 
que prosseguira a publica9ao d'A Sementeira, so existem 
relativos ao ano de 1954, meses de abril e maio, manuscritos a 
lapis e n5o hectografados. Dire^ao de Nivaldo B. Alves, sendo 
redatora Lourdes Dantas. Materia do mesmo nivel inicial 
(Departamento Cultural da SEEC). 

A LUTA - OrgSo Oficial do Gremio Cultural Henrique 
Capituiino -On*' 1, ano I, circulou a 23 de fevereiro de 1947, no 
formato de 33 x 22, com quatro paginas de quatrro colunas. 

269 



Redatores: Elieser Figueiroa e Van Hoeven Ferreira Veloso, 
flincionando a reda^ao na rua BarSo de Lucena, 355. 
Assinaturas: anual - Cr$ 12,00; semestre - Cr$ 6,00. Numero 
avulso - Cr$ 1,00. Impresso, a partir do n** 2, na tipografia do 
Piano da ManhgL no Recife. 

Depois de aludir ao desenvolvimento da imprensa em 
Jaboatio, concluiu o editorial de apresenta^fio: "Os rumos que 
nortear§o as colunas d'A Luta s5o os mesmos que orientam o 
Gremio Henrique Capitolino. Jomal apolitico, litero-noticioso, 
colocar-se-a sempre em defesa do interesse publico nas causas 
dignas e nobres". 

A edi^ao inseriu notas biograficas do patrono da 
institui9aio, diferentes artigos e comentarios, noticiario social, 
atos da Prefeitura e anuncios. 

Seguiu-se a publicafSo, na qual colaboraram, tambem, 
Benedito da Cunha Melo, o mesmo Olmes: Eneas Alves, Alfredo 
Oliveira e Helcy Paiva. 

A Luta nSo saiu com a devida regularidade, mensalmente, 
como pretendia, pois ultimo numero, o sexto, foi publicado a 31 
de agosto, achando-se, desde o peniiltimo, sibstituidos os 
redatores por Evanildo Melo e Erevaldo Santiago fBiblioteca 
Publica do EstadoV 

NOTICIAS DE JABOATAO - OrgSo de orienta5ao 
patriotica e popular, mimeografado, circulam, em 1949, dois 
unicos numeros. Tinha como diretor Paulo Cavalcanti ("Anais da 
Imprensa do Interior", de Clovis MeloV 

POLIANTEIA - Homenagem dos amigos e conterraneos 
do Padre Cromacio LeSo, no dia do seu aniversario natalicio -
Ctrculou a 28 de junho de 1950, em formato de 38 x 26, com 
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quatro paginas de papel assetinado, impressas a tinta azul. Via-
se, na primeira, cliche do sacerdote-maestro, encimado por uma 
linha musical, ladeado por uma lira e uma cruz. Abaixo, a 
legenda, num soneto. 

As tres paginas restantes apareceram repletas de materia 
alusiva, obedecendo aos titulos "Biografia musical", 
"Reminiscencias", "Ele e a Caridade", "Ele e as crian9as'', 
"JaboatSo em festa" e outros, tudo sem assinatura (Biblioteca 
Publica do EstadoV 

JABOATAO-JORNAL - De JaboatSo para Pemambuco -
Periodico Independente e Apolitico - Entrou em circula95o a 26 
de novembro de 1950, no formato de 48x32, com quatro 
paginas de seis colunas Redator-chefe - Benedito Cunha Melo; 
redatores - Eliezer Figueiroa, Van-Hoeven Ferreira Veloso e 
Edu Bezerra de Olveira; gerente - Amaldo Gomes Portela. 
Reda^ao a rua BarSo de Lucena, 588 e trabalho grafico da 
oficina d'A Tribuna, no Recife. Pre^o do exemplar - Cr$ 1,00. 

Seu programa, enunciado no editorial de apresenta^ao, 
estava assim resumido: "...nao ter partidarismos politicos de 
especie alguma; bater-se pelas causas justas e nobres, no bom 
sentido; combater, sempre que se fizer necessario, sem ataques 
pessoais, dentro da ordem e da lei, os erros da administra^ao 
municipal; desenvolver o mais possivel o movimento cultural, 
franqueando as suas colunas a todos os seus cooperadores e 
leitores; e, finalmente, estar a servifo do povo, respeitando, 
porem, as leis constitucionais". 

Apareceu em papel verde, mas assim nao continuou. 
Iniciada a circula(?ao mensalmente, logo a partir do n*̂  3, de 14 
de Janeiro de 1951, tomou-se orgao quinzenal. Sua mat^a 
constava de notas redacionais, artigos assinados; "Literatura"; 
"Colabora9ao femina"; "Instantaneos", cronica de E.F. (Eliezer); 
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"Notas & Factos", a cargo de V. Veloso; "Trovas e Trovoadas", 
assinada por K. Olho (pseudonimo de Benedito Cunha Melo; 
Tela Sociedade"; Se?5o Enigmatica"; reportagens, entrevistas, 
noticiario geral e alguns anuncios. 

Meses e anos afora, Jaboatao-Jomal seguiu o rumo 
tra?ado, ininterruptamente, aqui e acola suprimindo uma se?5o, 
criando outra; ilustrando suas paginas com seri^o fotografico 
local e adotando uma "Tribuna de Cavaleiro", assinada por 
Custodio Tito Braga. 

Em meio a materia de rotina, contou com a colabora^So 
literaria, em prosa ou verso, de Eneas Alves, Marinho Filho, 
Enilde Medeiros, Anibal Varejao, Jarbas Maranh5o, Dercilio 
Pereira, Anselmo Figueiroa, Timoshenko, autor da se^So 
"Radiofonia:; Jorge Ramos (de Portugal); Cecilia BrandSo, 
Nelson Pinto, E. Melo, Osman Lins, Seresteiro, Luiz Caetano, 
Alfeu B. Campelo, Ferreira Junior, o das "Miudezas"; Rafael 
Peixoto, Cea ("Cronica de .."); Amaldo Oliveira, Jarbas Fonseca 
Lima, Herbert Hansen, etc., alem das constantes produ96es da 
equipe responsavel. 

Manteve-se inalteravel o corpo redacional do quinzenario, 
dele se afastado, apenas durante o periodo de maio a junho de 
1951, Eliezer Figueiroa e Cunha Melo, quando se candidataram, 
sem exito, a uma cadeira na Camara Municipal. 

Usufruindo parca subvenijSo do Municipio, por pouco nSo 
a perdeu em 1953, quando alguns vereadores menos 
esclarecidos pretenderam sonega-la, sendo, por fim, engavetado 
o projeto revogador. 

Circulou sempre quinzenalmente, com quatro paginas, 
divulgando poucos anuncios. Viveu assim por haver constituido 
eficiente corpo de financiadores, entre os quais figuravam os 
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proprios componentes da reda^ao. A partir do rf 70, de 31 de 
Janeiro de 1954, transferiu-se o trabalho material para a oficina 
da Grafica Editora do Recife. Uma linica edi^ao, cada anp, 
reunia oito paginas: a que circulava nas datas do aniversario de 
funda^ao, acrescida de colaboragSo especial e do editorial em 
que era focalizada "mais uma grande vitoria" do realmente bem 
orientado periodico 

Atingiu o Jaboatao-Jomal o n° 1, ano V, com a edifao de 
26 de dezembro de 1954̂ )̂ (Biblioteca Publica do EstadoV 

TRTOUNA DO POVO - Ouinzenario Informativo e 
Noticioso - Dirigido por Jos6 Barradas de Crasto e Luiz Rocha, 
a primeira edi9ao saiu no dia 30 de junho de 1952, em bom 
formato de 50 x 30, com quatro paginas de seis colunas, para 
vender avulso a Cr$ 0,50 ou Cr$ 0,80 pelo niimero atrasado 
Redafao a rua Camara Lima, 24 e trabalho grafico da oficina da 
Folha da Manhl no Recife. 

O artigo de apresentapSo dizia, inicialmente: "A populapSo 
deste Municipio tem as maos uma arma pacifica que se destina a 
lutar, como e do seu lema , pela solufSo dos problemas desta 
comunidade. Jomal nascido do desejo unico de dotar esta cidade 
de mais um orgio dedicado aos justos anseios do seu povo, 
nosso periodico so tem em mira uma coisa: a defesa imparcial de 
todas as justas sadias reivindicagdes dos habitantes de JaboatSo, 
atraves de uma orienta^So serena em que os interesses 
inconfessaveis n5o terSo seu lugar ao sol". 

Terminou com a declarapao de que a Tribuna do Povo 
vinha "de um anseio honesto e comum de cooperar com as 
autoridades em geral" do municipio. 

(*) Continuou a publicar-se em 1955 e ainda vive em 1972. 
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Apresentou materia bastante variada, incluindo 
reportagens, comentarios, nota intemacional, infomia^Ses 
diversas e anuncios, assim acontecendo, igualmente, no n*̂  2, 
datado de 21 de julho. Colaboracao assinada por Gomes 
Maranhao; Zilu Charo (anagrama), com a "Coluna Agricola"; 
Paulo Matos, Israel de Castro, J. A. Barreto GuimarSes, 
Antonio Camelo da Costa, Oscar Farias e PantaleSio da Silveira, 
que, no segundo numero, abriu a se^So "No campo das Letras" 
(Biblioteca Publica do EstadoV 

Ainda circulou o n̂  3 (e ultimo), datado de 17 de agosto, 
consoante o estudo de Eliezer Figueiroa, intitulado "A Imprensa 
Jaboatonense do Seculo Passado ate a Epoca Atual" (HI), no 
Jaboatao-Jomal de 06/08/1967. 

O CLUBE - OrgSo do Clube Jaboatonense - Destinado a 
circular eventualmente, apareceu no dia 14 de fevereiro de 1953, 
em formato de 32 x 23, com quatro paginas de quatro colunas. 
DiregSo de Americo Duque. Trabalho gr^co da oficina do 
Diario da ManhL no Recife. 

Dizia-se "o pensamento do Clube", cujo primeiro 
aniversario comemorava com seis dias de antecipa9llo. 

Toda a materia da ediglo focalizou as atividades de 
institui^Io durante o ano vencido, inclusive atraves de artigos de 
Manuel Acacio Leite, Jose Cameiro de Barros Campdo e 
Antonio Maurino. 

O n** 2, (e ultimo) saiu apos mais de um ano, ou seja, a 27 
de mar9o de 1954, inserindo produfSes de Amaldo Peixoto de 
Oliveira, novo presidente do Clube; Jose Montenegro (Zelito) e 
Americo Duque Tambem alguns anuncios, como acontecera no 
primeiro numero (Biblioteca Publica do EstadoV 
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JANGADINHA - brgSo Oficial dos Alunos da Escola-
Granja Jangadinha - Exemplar unico encontrado: n** 7, ano V, de 
28 de setembro de 1953, com quatro paginas de papel alma90, 
manuscrito e copiado em maquina hectografica. Diretor - Julio 
Rodrigues; gerente - Maria Jose de Lira; redatores - os alunos da 
Escola. Materia constante de literatura infantil, noticiario e 
alguns desenhos a lipis de cor (Pepartamento Cultural da 
SEECV 

JATINA 

O BELEMITA - brgSo do Grupo Escolar Alfredo Reis -
Encontrado um unico exemplar: O n° 4, ano DC, sem constar 
data nenhuma, mas publicado em 1952 ou 1953. Dire^fto de 
Beliza Fonseca de Carvalho; redatora - Carmem Dolores de 
Araujo Lima. 

Manuscrito e copiado em miquina hectogrifica, com 
quatro paginas de papel alma9o, sua mat^a constituiu-se de 
literatura infantil, notici^o, curiosidades e desenhos escolares 
(Pepartamento Cultural da SEECV 

JOAO ALFREDO 

O BOSQUE - 6rgao Oficial do Grupo Escolar de JoSo 
Alfredo - Manuscrito e copiado em hectografo, com quatro 
paginas de papel alma^o, circulou o n̂  7, ano I, no mes de 
setembro de 1943, sob a dire9ao de Lourdes Albuquerque, tendo 
como gerente Jonas Cavalcanti. Outro unico comprovante 
encontrado: o n̂  1, ano n, de mar^o de 1944. Materia 
constituida de literatura infantil e notici^o das atividades 
escolares, com ulustra96es a \kp\s de cor (Pepartamento 
Cultural da SEECV 

275 

file:///kp/s


JOAQUIM NABUCO 

O LYRIO - Publicado em 1912, sob a dire^So e 
propriedade de Adolfo Quintas, dele so existe ligeira referenda 
no diario recifence A Republica, de 5 de mar^o do ano 
mencionado. 

Foi, portanto, o primeiro jomal publicado na vila de 
Joaquim Nabuco. 

O TEMPO - Independents Litero-Noticioso - Entrou em 
circula^So a l"" de mar^o de 1930, apresentando formato de 
32 X 23, com quatro paginas a tres colunas de 12 ciceros. 
Impresso em bom papel, confeccionava-se na tipografia do 
Norte Evangelico, em Garanhuns, para circular mensalmente. 
Assinaturas a 3 $000 por semestre Diretores - Jubal Carvalho e 
Amo Roiz (Amulfo Rodrigues); redator-secretario - Alvaro 
Costa. 

Declarou-se, no artigo de abertura, "jomal de fei95o 
modema, abolindo os enfadonhos e obsoletos artigos de legua e 
meia, sem cor politica e sem discutir religiSo, procurando 
oferecer aos seus leitores uma leitura sSL, noticias, literatura, 
artes e modas e tudo o que for ou parecer pelo menos util e 
agradavel". 

Publicado com regularidades, O Tempo batalhou, em seus 
editoriais, pela emancipafSo da vila de Joaquim Nabuco, em 
apoio ao movimento eclodido no sentido de toma-lo municipio 
autonomo. 

A par da se^So noticiosa "Vida Chic", constava de 
Literatura a parte principal do bem feito periodico, que contou 
com a colabora^So, ora em prosa, ora em verso, de Valdemar 
Lopes, Nelson de Alcantara, de Filgueira (ou Normando 
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Filgueira), JoaoCosta, tambem assinando-se Joao da Retrata: 
Djalma M. Wanderley, Ze do Riso ou Alcides (Lopes), Luci 
Ferrani, Liicio Lerand, Luiz Jocelli, Aristides Cameiro, Eva 
Neta, Heli LeitSo, etc. "Pensando & Dizendo" foi uma sefao de 
Cupido, que reunia pensamentos dos nabuquenses. 

Ao atingir o n*' 5, a 30 de junho, ficou suspensa a 
publica^So^^^. 

Decorreram mais de dois anos ate que reapareceu O 
Tempo, n*" 1, ano I, no dia 30 de outubro de 1932. 

"Durante uma fase de quatro meses de existencia ativa -
lia-se no editorial de abertura - ele espargiu a luz da imagina^ao 
de seus colaboradores por todos os lares". Voltava, ent5o, "mais 
cheio de cren^a nos seus destinos". 

Manteve a mesma dire^ao, sendo redatores Zenobio de 
Melo e Antonio Augusto Pinto Ribeiro. Impressao da Tipografia 
Lobo, em Catende. Homenageou, em manchete, "A laboriosa 
classe dos auxiliares do comercio" e, num suelto, bateu-se pelo 
descanso dominical. 

Com a inten^ao de publicar-se mensalmente, o n^ 2, de 
oito paginas, saiu a 30 de novembro, estabelecendo a seguinte 
tabela de assinaturas: ano - 8$000; semestre - 4$000. 

As duas edi96es foram, em grande parte, redigidas por 
Pinto Ribeiro, ora sem assinatura, ora utilizando os pseudonimos 
Pelanco e Averio Junior. Ocorreram as se96es: "Pesando & 
Dizendo", de pensamentos locais; "Perfilando", por Lucia 

(*) Trfes meses depois, publicava A Semana, de Palmares, edifSo de 
28/9/1930: "O Tempo avisa aos distintos confirades a sua busca suspens3o, 
voltando a circular quando Ihe for possivel, em oficinas pr6prias. 
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Lamemona: "Vida Chic"; "Notas"; "Lixando", por Polidor. e "So 
Dizendo", a cargo de Zenus de Milo. 

Falhou o reitirado projeto de aquisifSo de uma tipografia 
para imprimir o jomal; assim parou a trajetoria d'O Tempo 
(Biblioteca Publica do EstadoY^). 

JUREMA 

A TRIBUNA - OrgSo de Livre Opinigio - Primeira 
manifesta^ao jomalistica local, apareceu o n^ 1, ano I, no dia 22 
de mar^o de 1916, manuscrito numa folha de papel pautado, as 
quatro paginas divididas em tres colunas. Redator-chefe -
Eufrasio Azevedo; redator-secretirio - Jose V. Valen^a Junior. 
Aceitava "quaisquer artigos, aniincios e reclames, custando cada 
linha 5 reis". Publica9§io as quartas-feiras. Tabela de assinaturas: 
mes - 0$500; uma quinzena - 0$300. Numero do dia - 0$100. 
Reclames: uma pagina, por mes - 0$800; Vi pag. - 0$400; Vi -
0$200. Pagamentos adiantados. 

Come^ou assim o editorial de abertura: "Surge hoje este 
jomalzinho de pequeno formato, cuja ideia partir de nos, 
crian^as ainda, sem sabermos desenvolver a pena com a fantasia 
mascula da literatura que pudesse gravar no espirito de cada 
leitor a ideia da tarefa que ora abra^amos". Tra9aria conceitos 
"sobre as ciencias, artes, industrias, a humanidade, etc.", 
expondo-os "a critica da literatura". Esperava, por fim, que o 
jomalzinho merecesse "os aplausos de um povo culto e 
civilizado". 

(̂ ^ A colê So manuseada acha-se desfalcada do derradeiro numero, s6 
encontrado em poder do redator A. A. Pinto Ribeiro. 
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Sua materia constou de noticiario social e policial, a segao 
"Carantonhas", de minusculos retratos, a cargo de J. Valenga, e 
uma pagina, a ultima, de anuncios de casas comerciais. 

O n̂  2, publicado no dia 29, abriu com o artigo de fiindo 
"O Brasil na guerra". Um Aviso dizia haverem sido credenciados 
correspondentes em Canhotinho e Quipapa, acrescentando que 
de entSo por diante os anuncios seriam gratuitos. 

Entretanto, o semanario dos meninos Eufrasio e Valen9a 
nio conseguiu chegar a terceira edi^ao (Coleyao J. Valenya Jr.). 



LUIZ DO NASCIMENTO 

Nasceuem Gravata, Pemambuco, nodia 15.12.1903. Fixando 
residencia em Recife, na decada de 20, fez de seu campo de 
aprendizado "o batente do jornal'*, onde foi tipografo, impressor, 
ate consagrar-se como jomalista profissional. 

Trabalhou para vahos jomais interioranos e da capital. Foi 
funcionario da Delegacia Regional do Ministerio da Justiga, sendo 
transferido, mais tarde, para o Departamento de Extensao Cultural, 
da UFPE. Tomou-se membro do Institute Arqueologico, Histonco 
e Geografico de Pemambuco, da Academia Pemambucana de Letras 
e fundador e associado de outras entidades culturais. Colaborador 
e correspondente de iniimeros jornais e entidades literarias 
interioranas. 

Um dos socios fundadores e diretor do Sindicato dos 
Jomalistas Profissionais do Recife. Participou de congresses e 
conferencias de jomalismo em Pemambuco e varies outres estades 
do Brasil. 

Em 1952, inicieu suas pesquisas para confec^So da "Historia 
da Imprensa de Pemambuco", que abrange o periodo de 1821 a 
1954, - frequentande a Biblioteca Piiblica de Estado e demais 
bibliotecas, arquivos pernambucanos e arquivos de inumeras 
cidades interioranas, acervos da Biblioteca Nacional e, entre outras, 
das dos Estados de SSo Paulo, Belo Herizonte, Salvador, Aracaju, 
Maceio, Jo^o Pessea, Fertaleza e Manaus, num imenso trabalho 
solitario, sem ajuda, nem ajudante. 

Deixou inumeros trabalhes publicades e recebeu honrarias e 
galardoes do mais alto merite. 

Faleceu em 14.11.74 deixando varios livros a publicar, 
inclusive os 6 volumes desta notavel obra cuja edi^ao foi 
interrompida no 8"" volume, em 1982. 
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