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A .REVISTrA00 BRASIL (1916-1925) NA mST6R1A DA IMPKBNSA

Tania Regina de Luar
UniveJaicIade do E8lad.o de SIo Paulo

A RmsttI do BNBiI, tit 5iJo PttIlIo, i hDje (1920), _ drit1idtI nmhumtl,
publicR9'DvmIadtinImmle M1istII quemile 110 Bruifl.

A capacidade cia impreNa de mloclU'wnos em contato com as repre
een~aes de uma 'poca traNfomwam-na em £onte privilegiada para 0

pesq\1iaedor das Citncias Humanaa: jornais, revistas e suplementos tfm
sido minudosamente perscrutados com os mais diferentes objetivos.
Atentando para a produ~ daqueles que se ocuparam das dbdaa :inidais
desse s6cu1o, fica evidente a predileI;io pelos peri6dicos de cunho moder
nista. A irru~ desse movimento tem exercido uma a~o poderosa a
ponto de quase monopolizar 0 oJhar inquiridor dos estudiosos. ~ sintoma
tieo que a Revisttl do BrtlSil, principal publica~o de caniter cultural da Re
pUblica Velha. em cujas p6ginas figuraram os nomes mais representativos
da epoca e que desfrutou de enorme prestigio, ostentando uma rara longe
vidade para os pedrOes do seu tempo, nio tenha sido alvo de investi~Oes
sistematicas. Nosso intento aqui ~ estabelecer, a partir de urn ponto de vista
histOrico, 0 lugar ocupado pelo peri6dico na histOria da imprensa sem
adentrar, porem, nas mUltiplas possibilidades de abordagem ensejadas
pelo seu rico conte6do.

Inicialmente conv&n esclarecer que a Revista do Brasil possuiu v6rias
fases. A primeira delas, com 113 ntunero&, estendeu-se de 1916 a 1925; a
segunda, que totaIizou nove nUmeros, £oi de 1926 a 1927; a terceira, com
posta de 56 ntuneros, foi editada entre 1938 a 1943; a quarta, com apenas
tres ntuneros, teve lugar em 1944 e finalmente houve urn ressurgimento em
1984. data a partir da quai tent sido pub1icados, sem periodicidade cons
tante, alguns exemplares, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura
do Estado do Rio de Janeiro e da RIOARTE. Esses momentos guardaram
entre si distAndas consider6veis. Abordaremos aqui sua fase primeira.

A Revista do BrtlSil £oi Idealizada pelo diretor proprietario do jornal 0
Estado de S. Paulo, JUlio de Mesquita. No inlcio de 1915 ele designou dois
auxiliares proximos, Pllnio Barrefo2 e Jo~ Pinheiro Machado JUniotf, para

1 BARRETO, Lima.~ de Leitura. IN: BARB05A. FI'IInd8co de As8ia. (arg). Obnzs tit
U_ B4I1mo. SF, BnlsiIieNe, 1956, v.13, p.1O
2 A carreira de PIfnio 8lIneto no jorNI. a EsftIdo tit S. PIIUlo leve infdo em1886,como reviIor, na
~ em que .mda era e.tudanle cia FIICU1dade de Direilo. POlIle.riormenle puIOuA~,



cuidar dafun~de um peri6dico que deveria chamar-se Cultum Neue
momento a imprensa conhecia um proce8lO de transfol'lNlll;6es aceleradas,
iniciado ainda no final do s6Culo XIX.

Os jomais, que sempre haviam sido confeccionados arteeaNlmente
em tipografias de pequeno porte, pusaram • demandar equipunentoe e
metodos de produ~o especflicos que permitiam caracteri.d-IOll enquanto
atividade industrial Seus propriet6rios, subordinados A16p:a do capital,
viram-se wtados a assegurar a saude~ do empreendbnento, 0

que exigia uma .dminis~oracionaJ. capaz de otimizar lueros, aUada A
atual~o constante da maquinaria e das *nicas. Tratava-se de atender
os imperativos da produtividade e de oferecer ao publico uma meteadoria
visualmente aprimorada, que incorporasae os r4pidosav~ registrados
nos proces80s de impressAo.

As inov~Oes,porem, Ilio se limitaram A exterioridade. J' se esboQlva
a tend~ predominante hodienwnente, dos jomais priorizarem a in
fo~, componente essendal para as sociedades urbanas. FMa maior
agiJidade 56 se tomou possfvel gnt~ Aexpansio da rede te1egrMica mun
dial. do telefone, das ferrovias, enfim de meios que possibilitavam a r4pida
circula~ das notlcias e que descortinavam novas possibilidades para a
imprensa.

Sem perder 0 carAter opinativo, os jornais pusaram a incorporar n0

vas~ como reportagens, entrevistas, cr6nicas e inqu6ritos liter6rios.
Surgiram &eliOes especia1izadas voltadas para 0 pUblico feminino, os es
portes, os assuntos po1iciais, 0 lazer, a altica literana. 1\0 Jado das trac:lici
onais caricatura, ilustra~ e charge, genera1izou-se a u~o da roto
grafia, que substituiu a lito e a xilogravura.

Principal mercadoria da nascente indUstria cultural, 0 jo~ ditava
modas e estilos, impunha ao cotidiano &ell ritmo nelVOSO, apreesado e su
perficial; consagrava eertos autores e relegava outros ao ostrac:iamo. Nas
primeiras dbdas deste RcuJo, parte conaiderAvelda vida intelectual bra
sileira gravitou em tomo da imprensa, encarada como uma atraente opor
tunidade de trabalho para os homena de letras. Ria era capaz de trazer

tendo aido lIUCe8R_le rep6rier, redator, redalDr-chefe e,~ cia morte deJ6Iio de
~ cUrelor do matutlno (19'Z1-1~, totlIliaaNIo~ dftqQInta _de tna1bo no
jomaL Na cWcada de 1920 PIfJllo lioI'IIlMHe _ cb m.-'-.eoUcilIIdO' advopcloo de Sio
P.uIo. Em 1925, comMonlIeiro I..obalo, 0I'pftIz0u.Up do Yolo SecNeo. Poi Sac:ret6rio cia
J~ em1930e Deput.clo na A.-bWIaNadoaal ee-tltlate de 1966. MBLO, LuIeeanea
de. DidorfIfrio de AuIcJm PU...51', 0laliIeI0 do IV~ daCWade de Sio Paulo,1_
p~e PIfnio Burelo in Mem6ria. RetMtII des TribuIMiJ. 67 (2'13), juL 1958.
3 J086 MachadoPIllhelroJUnior, diplolMdo peIaFal:u1dade de IJboeito do 1.aJIoSIoFrIAdIco,
entrollpa. 0 EsfIIIIoem1909 como tedatiDr, ClI&'fP que 0CIlp0IllatiJ*au;' por tia* e
cinco-.R8digiu, entre 1918 e 1939,.1eljIo cU6daa-..0dMr ..
RevisItIs. Bxen:eu tamb6m. advoe:ada.lImdo.lnIciacIo no -nt6do de PIfJllo a.reto. MElLO,
Luis Correa de. ob.cit. p.476.
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lama. prestigio e lucros para os que cafssem no gosto do publico, um gosto
voJatil, que deveria ser reconquistado a cada dia, a cada edi~o'.

Em Sio Paulo, 0 crescimento do tnereado potendal de leitores desafi
ava a imagina~o dos empresArios da imprensa. 0 Estado, que' conheceu
uma reVolUl;io demogrilica a partir de 1880, contava com uma rede ferro
vWia ampla eeficiente, pe.ttnitindo que os matutinos chegassein, no
mesm.o dia de sua publi~o,a todo 0 terrlt6rio paulista e mesmo a 6reas
circunvizinhas. 'a,ntudo, materiallZar essa demanda potencial em leitores
e assinan.tes 11 ponto de trarlBfol'DUir os peri6dicos numa forite de lueros e
prestfgio pressupunha subordinar os produtos culturais a uma 16gica de
c~ empresariaL

JUlio de Mesquita, que iniciou sua carreira jomalistica na dbda de
1880, viVenciou as mudanQlS estruturais sofridas peJa imprensa. A forma
como ele gereneiava D Estlldo de S. Paulo, matutino que ao longo da dkada
de 1910 fUmou-se como um dos mais importantes do pais, pode ser consi
derada patadigm6tica. Tido pelos contemporAneos como dinAmico, 'gil e
capaz de inovar, Mesquita esteve sempre atento Aa~o tecnol6gica.

Por outro lado, al&nde empres6rio hem sucedido, ele tomou-se figura
de destaque no cen6rio politico nacional. Formado pela tradicional Facul
dade de Direito do Largo 810 Francisco, republicano desde a primeira
hora. participou ativamente da politica paulista, tendo integrado, por mais
de uma vez, a poderosa comissao executiva do Partido Republicano Pau
Hsta. Exerceu v6rio cargos legislativos, foi figura de destaque nas v6rias
cis&s p.rtidUias e UIn dos fundadores, em 1926, do Partido Dem0cr6tico'.
Ao ptesUgio que emanava da sua cond~o de homem pUblico deve-se
acrescer 0 que provinha do seu sucesso como jornaUsta e do controle de
um dos 6rgios mais importanteS da imprensa.

De acordo cOm acartiJha liberal Mesquita imprimiu uma fei~o inde
pendente ao seu jornaJ. sem nunca ter adtnitido transfol'lM-Io, em porta
'voz olicial de partidos ou defensor inconteste de governos. A nio vincula
..10 d'D' Estatlo sempre foi considerada pelos seus mentores condi.;io essen
cUll para' que 0 matutino pudesse exercer com hDerdade a oposi~o aos
pc:>deres constitufdos, tarefa julgada fundamental para 0 pleno funciona
mento do jogo democrlitico. An4lises a respeito da trajet6ria do jornal tem

• A respeito claare~ entre lmprensa e literature ver: RIO, Joio do (Paulo Burelo). 0 Mommto
Lilmfrio. RJ, GlImier, rtfd. 0 autor J'M1lzou em 1902 \Ill\ inquerito entre art flsurae de J'IOll da
~ no qual &gurava'\Ill\A queetio alftJ'8ilo doe efeltoe do jomalismo eobre aliteratura. &
v6rIu opInlllee c:olhidae fomecem \Ill\ rico p8JIOl'lIINI do probJema lid como eJe era apreendiclo
pe10lI c:ontempor6rleoe.
5 J\\Ho de Meequlta (1862-192'1) eIegeu-tIe vereador emCampinM (1887), c:ldade onde nuceu;
DeputadoFederal porSioPaWo (11Wl), DeputadoEetadual (1891,189',1898,1901 e1910) e
Senador Eetad\llll (1912). FolHderna camara pau1llIta (1lW2e 19<17) e membIoda comiIeIo
executiva do Partido RepubIi:ano Paullata (1892 a 18!K e em1896).
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evidetlciado 08 limites e 0 am.bigOidades desse apregoado Jiberalismo,
cuja fidelidade flutuava ao sabor do circunstAncia86.

Contudo, 0 nlo aJinlwnento conferia l pleiade de politic08 e intelectu
&is aglutinad08 em tomo do jomal caraclerfsticas pt6prias que transi9rma
yam 0 chamado grupo d'D EsIiUlo nwna ~.politica independente7,
unida pela fidelidade a um c:onjunto de prindpios. Pertencer ao c:orpo de
colaboradores assfdu08 ou de editores constitufa-se numa excelente porta
de entrada para a vida pdblica.

A eclaslo da Primeira Gueml nwoou um ponto de inflexi9 na }?fOB
pendade financeira d'D Estado. Os gutos com papel importado 4a Europa
cresceram drasticamente - 0 que afetou a indCtstria gr6fica co~ um Iodo.
o inconteste apolo do peri6dico Acausa a1iada indisp& 0 jornal com a co
l~nia alemi. 0 Di4rio Alemlo, porta. voz da mesma. manteve acirrada P91e
mica com D Estado, acusando 0 matutino de receber 8Ubven~o ingl. eo
empresas gennAnicas, principeis anundantes do matUtina, retiraram-se etas
suo pAginas, impondo-lhe um durogolpe~.

Contrariamente ao que Be poderia supor, a queda 1\08 lucros nio im
p1icou na retra~o do ativiclades empresariais da familia Mesquita. Em
maio de 1915, com a entrada da It61ia ria guelTll, foi ~da a edi~o no
tuma d'D EsIiUlo, logo batizacla de Estlldinho, que Be destinavaoriginal
mente a notidar os acontedmentos do conflito, dedicando porftnespedal
a~o l participa~o italian&, 0 que pode ser interpr'etado como uma es
tra~ para atingir um publico que nonnalmente nio Be allnhava entre os
leitores do jomal

Antes mesmo do larv;am.entoda edi¢o noturna do jomaJ,. JUlio de
Mesquita dedicou-se lo~ da revista CultuTIl. 0 momento~ de
grande efervefdnda. A Primeira GUeJTll tomava patente a enonne distan
cia que separava 0 Brasil d08 paf.ses industrializados. Ac~ de '~o
fraca' potencializava 0 lemor, sempre latente, de que 0 pafsnio seria capaz
manter sua independ!ncia e uniclade frente l pressio daspo~ impe
rialistas. Apesar do incertezu quanto ao desfecho do confIito, nIo resta
yam. duvidu de que uma nova orden mundial estave Bendo' fotjacla e nela
o lugar que 1\08 estava reservado Ilio parecia d08 mais promi880res.

De uma exalta~contemplativa cia beleza natural e du potenda1icla
des ilimitadas cia terra, pusou-se a advogar a nece&lridade urgentede co
nhecer, explorar, admirUstrar e defender 0 territ6rio. Contudo nio hastav.
arroJar medidas, era preciso passer i a~, 0 que f019lva as elites pensantes
• defrontarem-se com • realiclade NcionaL ensaiar diagl\6stiC08 e propor
solu¢es para aqueles que lhes puedam ser 08 nosaos males. Proliferaram

6 CAPELATO, Marla Helena e PRADO, Marla Ugia. 0 81lIIIO Mdufillo. Imprensa e ldeologiano
jomal 0 Est8dodeS. PIIIdo.SP, Alfa.Qnep, 1980.
1 MlCBLI, SfrgIo.l"teIectutIis ea-Dirlgmlle 110 8rt1Sil (1920-1945). SP, Dl.feJ. 19'79, p.2, afiana
.que 0 grupo d'O Estlldo atuava como uma~ putid6ria.



entio discursos onde 0 Brasil interessava nio peloque era~ pe10 que
poderia vir 8 ser.

Para descrever. esse paiS novo, em~ segundo 0 linguajar d8
~ e que nio dispusera ainda de tempo suficiente para translonnar-se
nun1a verdadeira.I1af;io, recorda-se l met6foras que insistiam na ids de
inde~o,desequiIibrio, agi~, instabilidade, desordem.~, tu
multo, consideradas tipicas de um perioc:io de fo~o. Oaf 0 sucesso
crescente das representa~que tomavam 0 Brasil como um ediffcio em
projeto, ou quando muito em constru~o, um imenso laborat6rio ou oficlna
onde 8na~ estava sendo fOljada.

A hist6ria, a geografta, a~ a prod~o liter6ria, 0 sistema polf
tico, as caraderfsticas antropol6gicas da pop~iopusaram a ser esmiU
~das num esfo~o que, segun40 seus mentores, permitiria 80S brasileiros
assenhorarem-se efetivamente. do pals. Longe de se limitar 8 uma atitud.e
coniem.plativa, 8 intelectualidade ansiava por influir nos destinos do pais,
apontar caminhos, forjar polfticas de ~o. Por se considerarem, nos tennos
de Manheim, os (micos capazes de interpretar corretamente 0 mundo',
parecia-Ihes evidente qut! apenas eles dispunham dacom~ necessA
ria para (re)colocar 0 pais em sintonia com os seus 'verdadeiros valoree'.
Essa v~o per8 conduzir os neg6cios public08, de inspira~ nitida
mente ilwninista, enconlra-se manifesta nas exp~6es,sfnteses,~08,
propostas e projetos que arquitetaram.

o nacionaJismo entrou na ordent do dia. 0 discurso proferido em 1915
por Bi1ac nas arcadas do Largo Sio Francisco deu inicio 1\ campanha em
prol do servif;o militar obrigat6rio, encarado n10 apenas sob 0 Angulo de
fensivo mas enquanto escola de civismo capaz de resolver os problemas
nacionais. 0 movim:ento, apoiado de imediato pelo grupo d'0 EstJulo, criou
os voluntariad08 de manobra, grupos formados por estudantes
dasfaculdades paulistas que rea1izavam t:reUuunentos militares' e

• MANNJillU4Kllrl. Scciolop da CIIIflmI. SP,IiDlJSP·~ 1976,p.78.
9 Frane:lec:o e JI1IIo de MeequiIa, fiIhoe do proprletUio d'OEsttMlo, c:una_.FKUldade do 1AIJIo
SAo Frat1clKo e plI1'tidpalVun atl.vamente clapolftica estudantiL Em1915JUHo era 0 'clIawiro' cia
__e·Dl!8Ia ClOIldi;Io fol procurado po!' BIllIe, que-Ihe~lou SUM~ IIIICioMJlatu.
DUl.LES,I. W. Foeler. AF~tkDimtotk SIo "*'lou~AM-V.....SP, BDUSP;
RJ, Nova Fronllelra" 1984, p:37. Em Je1Iw;io aD c:baVllilo .infanMNopeIra FDho: "}oJa poIfticll
1lCadtJriica, de 1915a 1918f~ um gNp(>que. CONtitufa par cooplIII;Io eque.-Hzava
• Fma". Olllw. NelIIa lIJ*I!da 0 duIwiro, bldweIAndo a entzegar 0 objeto lIimb6lIco a um
c:oIesa cia twma an""'" J'I'OII'lMcIo aD quinto. iiItimo _ do CU1'IlO. SoJemdade tradkicmal.
S-grupo'" drMJe, naqueJa 6poca. diIpulava~te.pI'eIicIenda doe-tro Xl de
Apto, C0118tituindo uma eeP'cie de ari8lIocnlcia DOlI piela eieitoraie, dlfk:iImente COI1eeguia
veneer... 0 grupo'" drMJe era entao l!I'1'ONmIelIIl denomlnado grupo d'O EsttMlo••• oualnda
grupo do6 Mts".,ifas... Certo ~ que nem todOll 0lI elementoe 1lpdoe por~.uJoaa 0 EsttMlo tk
S. PIlldo fazlam puled_grupo'" drMJe, -uncomo a~ de pertencera".
IlaII'fttIm, neceIIUllImente,aln~ no grupo d'OEsfado". NOGUmRA'Fl\HO, PaWo. Id&s
tklllll Bllrp!'s~.0 Partido Democ:r6tIoo e a RevoL\IIOiO de 1930. SP,~ 1958.
p.65-66, grlfoano original
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desembocou nafun~da Usa de Defesa Nacional no Rio de Janeiro em
19161°.

o Partido Repub1icano PauUsta atravessava entio mais um perlodo
marcado por desav~ A indica~o de Altino Arantes para suceder a
Rodrigues Alves gerou uma forte dissid~ capilaneada plr JUlio de
Mesquita, cujo jornal empenhou-&e em criticar 0 candidato escoJhido. Os
dissidentes, derrotados na conv~,abandonam seus postos no govemo
e tenlaram ol'guUzar um partido de Oposi~Ol1.

A decisio de publicar uma revi51a dedicada 1\ discutir as questaes na
cioNlis nio pode set interpretada apenas enquanto uma tentativa dos ven
cidos de encontrar novos es~OI!l para amplificar seus argwnentos. 0
grupo d'D Estado, coerente com os princfpios h"berais, julgava que um go
verno efetivamente democrAtico demanda.va, al8n do exeJ:d.ci.o soberano
do voto, a exiattncia de wna opiniio p6blica atuante, de pu1idos de oposi
~o, de crlticas, de discussOes e de plOjetos alteltUltivos. 0 domfnio exclu
sivo de uma oligarquia que fraudava as ele~3es, usava da viol&1cia para
impedir a livre expressio da vontade popular e vedava 0 acesllO de setores
oposidonistas ao poder, era apontado como responAvel pelos v1cios e pela
ineficifncia do Estado, incapaz de assegurar 0 progresso moral e material
da Ml;io. Assim, 0 ~ento de um peri6dico destinado a plOvocar 0

debate adquiria um significado politico dos mais re1evantes.
A partir de meados de 1915 Plfnio Barreto, a quem coube recrutar 0

corpo de coJaboradores do novo peri6dico, estabeleceu contato com figures
expressivas da inle1ectualidade informando-as a respeito da nova publica
~. A seu pedido Nereu Rangel Pestana. colega de reda~o d'D Estado,
convenou e obteve a aprovac;ao de OJavo BiJac, Gr~ Aranha, Alcides
Maya, A1&edo VaJadlo, J&lo Kopke, Mix Pacheco e do crltico JaR Verfs..
sUnoU. Outros que reeponderam. favoravelmente Aconsul. Coram: Nestor
Victor, Roquetlie Pinto, Oliveira Vianna, Joio Ribeiro, Aseis BIUil, Oliveira

to ALlga fol 0JIIIDIzada em07.09.1916, tendo a freftte BOac, MiguelCaImon e Pedror-. Seu
supremo manda1UIo _0 prelidente Wenceelau BrM. Em~ do IlIIO aegulnte fol 0JIIIDIzada
a Liga denet- do &tado de sao Paulo, eendo indbdatpva a~ doll trabaIhoa AJIlonio
Prado, Carb de Campoe e J1lllo de Maqulta. A Jeepelto dJllI atividadea dJllI LIpe ver:
CARONE, E. A J>riIIIeilw RIptOOal. Teldio e Contexto. 51', DlfeJ. 1969, p.230-236 e DULLES, J. W.
FoIIter. Mdt. p.38-39.
11 0~o ptrtido de~ eurstu em 1926, coma~ doPutido Demoa6t1co.
Sabre.orJsens do PO e a deelIIaIdaa~ deJ1lllo de Meequita na conetitui;lo cia
~CONUltar: PRADO, Marla lJgIaCoelho. A DmIocnIciIr llustrrltl4. 0 Partido
Demoa6t1co de sao Paulo (19'26-1936). 51', Atica, 1985; CASALOCHI, Joe!~. 0 PIIrlido
~ P__ (1889-1926). 51', BraIiIieme,l987.
12 A carta de PeAIna, prownJente do RIo deJaneiro, _ datac:la de 24.07.1915. Nela 0 aulDr relata
• PIfnio que Cl8 intelectuala com que faIou "acluunaldfla (de uma JeVl8la de culture) exceIente e
ptonli!lem lodo 0 apoJo". Pestana inIormava alnda que deYeda avf8lllr.ee com AJberlD Tome e
Pedrox-.Apful: PINHEIRO, nricleI cia SIlva. PIfnioBcrello, jornaliaW. adwp.do e polftlco.
Sup:lemet\llo do Cel\lieMrlo, nO 30. 0 £stIIdo tit 5. PtrU10 26.07.19'15, p.2. que anaIilIou a
correepondtnda de PIfnfo comvfata t CJtSUIizaI;lo da revlata.
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Lima,. StMo de Almeida, Basflio de Magalhies, Valdomiro Silveira e Me
deiros e Albuquerque.

A correspo~ de PJJnio Barreto revelou-se uma fonte interessante
para avaliar a maneira como ()S home1\s de letras encaraVlUl\ 0 processo de
profissionaliza~do seu offclo, que tinha na imprensa uma das mais~
portantes'Via$ de~.Contrariamente ao que ocorriacom escritores
de~ anteriores, 0 jornaUsJno tendeu a tornar-se atividadeessencial
no iniOO deste s«ulo, constitUJndo-se em. importante fonte de rendasu . E
predso fer em. vista porem que a merc:antilit.al;io da atividade intelectual
estava longe de set apreendida de maneira homog@nea. }oio Ribeiro,
quando inforttlado por Plfnio sabre a rett\unera~o page. pela revista afir
mou: "J4 disse que nio fa,,;o questilo de receber dinheiro, se a revista page.,
aceitarei como um hom 'tbnico', JIUl8 nio ~ coisa indispensAvel e nem f~o

mesJno questilO"lf, eXpressando dessa forma seu superior distanciamento
das compensa¢es materiais, como se elas pudessem conspurcar sua obra e
reputa~.

Co~o diametra1mente oposta possufa JaR Verissimo, como
transparece nas consid~i5esque teceu ao set convidado para colaborar
regularmente com <> peri6dico:

N se se tra.tasse de uma empresa forte, com elementos seguros de renda.~. pediria
duzentDe mil reJs potartigo 1tlI!l1S81 sobre·o movimento litenhio porque a leitura que
_ traI:dlo obrip toma multo tempo. Mas, sendo uma empresa que COJnel;ll,

aceito a inI::umbeIlda e deixo a~ ao critl&i.o ou c:Iisail;io da revi8taNI5•

J4 a tel!Iposta que Medeiros e Albuquerque deu a PUnio Barreto estava
impregnada de 8Jl\bigllidade pois de bUdo este afirmava: "quanto 80S ho
norArios, ~ 0 que tem de menoa importancia. E mesmo 0 que nio \em ne
nhuma", para logo em. seguida rematar Hdar-me-a 0 que dA aoutros coJa
boradores", afirma~o que no mfnimo contrastava com a declar~io ini
cialt'. Esses exem.plos, ainda que pouco numerosos, sio significativos pois
apontam para as incertezas experimentadas pel08 intelectuais diante dos

13 "0 que fora paraaIpnaeeaiWres l'OIlIAntb1e (per exemplg AIoenI:ar.e Macedo) uma .tMd.de
e uma pr6tlca 'lDJerada', lJomando.. depois para c:ertos elementos dage~de 1870 (par
exemplg Macllado de ABU) uma.tivldade regular, que Ihes propldava uma renda lIuplelnentu
cada vu malII Qnporlan1e, toma_ ••tivkIade centnl do srupo dOll '_toIiIInae'. MICEU,.
56rglo. Potier, Suoe letru1lil Repdblial VdM. SP,Pelll~ 19'1'7, p.'72.
If Quta de Rlutpl PeRINI. PIfnio Bureto, datada de 03.06.1916. Apud: PINHElRO, P&icles da
SilVL ob.dt. p.2.
15I/ImVibitIem. Quta de1WIplPeslaNla PIfrdo Barreto, datada de 24.07.1915.
16I~ Quta de Medelroe e AIbwpu'q1IIla Plmlo Barreto, ciatada de 11.10.1915. J'Lobato
oecDava ora cieII1Ul1lbtado com OIlpnhoe o\)tidoe - "jA encelei • a6rie .de llI'ligos para • 1ribu1lll e
l'Bz jUla4OSOOO. ComlIeo plI&O dols IM8elI deal~ cia CAM. Papr.CAR com artIgoe, que
-vih,heln?" - ora COl1lI!rID&idO diante tb _ - "acltoeatnul1to i8IO de pnhar
dinheirocom 0 que nos 8lIicia~. Vender OIl pelIlIAINll\tos pr6priollau aIheioe". LOBATO,
JoN Bento Monteiro. A 8tuaI de GJeyre. SP, BruJ1leJllIe, 1959, vl, p.250 e 2'73, respeclivamente.
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novos padrOes que permeavam a prod~ cultural e' que tamWm impIi
cavam em novas formas de~ sociaL

Em~ de 1916, quando foi reaIizada a primeira .-mb~ genU
dos acionistas, PUnio Barreto pode apresentar um~ bMtante otimista
de suas atividades, declarando na oportunidade que, a julgarpeJa simpttia
com que 0 peri6dico foi recebido pe10s "meIhores escritores do pm" ele
encarava "sem receios 0 futuro da reviBta"17.

Contudo do ponto de vista estritamente «»merciaJ" 0 lanl;amento de
wna revista de cultura num pals de anaJfabetoe Ilio deveria ser 0 IMlhor
investimento para uma empresa como D EBttldo de S. Paulo, que enfrentava
problemas de caixa. Possivelmente por iaso 0 novo peri6dico, apesar de
ideaIizado e gestado na red~o d'D Estado, tenha sido criado sob a forma
de wna sociedade anOnima, composta por sessenta e seis acioniatu, cada
um defendo uma t1nica cotal '. Dessa forma a~ seriacontrollda
por JUlio de Mesquita, porem ele nio teria que arcar com os ritIcos financei
ros que envolviam 0 empreendimento.

Coube a Pinheiro J{mior a tarefa de angariar os acionisfasda revista,
que deveriam adquirir cotas no valor de 3OOJOOO, quantia significativa para
a epoea. Talvez por isso a busca de s6cios nio tenha .ido fAd), consumindo
- de acordo com a cofft8pond~cia de Monbriro Lobato, amigo pesaoal de
Pinheiro e que acompanhou passo a passo·o tnbeJho de~ do
novo peri6dico- quase Iodo 0 ano de 19151'. Ob8ervando-se a~ de
acionistas da revista chama a a~o de imediato que 51 dos 66 nomes
arroIados (77,~%) osfentavam 0 titulo de doutor, 0 que muilo provavel
mente indica a posse de titUlo universitAri020. Encontnm-se at v6rioa advo
gados, em geral egresses da FacWdade do Largo Sio Francisco, medicos,
engenheiros, professores, jornalistas e polfticos importanCes, pertencentes,
em sua maioria, A elite pauIista, 0 que permite caracterizar 0 peri6dico
como urn empreendimento desse segmenlo. Par outro Jado, a coesio do
grupo formado em lorna de JUlio de Mesquita pode seravaIiada Be aten
tarmos que parte considen\vel das cotas foram adquiridu por indivfduos
que coIaboravam no.seu jornal, trabalhavam ou i' haviam trabalhado nele.

FinaImente em 25 de janeiro de 1916, data do aniversUio da fun~o
de Sio Paulo, surgia 0 primeiro numero da revista, amplamente anunciado
nas paginas d'D Estado de S. PauJo21. Os seus ideaIizadores, possiveJmente

17As8em~ P d08l1donl8tu~c:Iaem 30.03.1916. RBR 1 (.):~••1916.
18 A reJaorio dos adonisIaB, foi pubBcada na RBR 1 (1): 81-&. jlIn.1916
19 Em janeiro de 1915 Lobato pergwttava. Godo&edo Rangel: "Manda-me dizer o.pl devo
declarar ao Pinheiro. me 16 Ie oIende, lupondo-te lncapaa;, financelramentI, de &L:ar. com.
quota da lOCiedade em~pua~toc:Ia reviata" eem 30 deeelielnbro: "alnc:\a
procuram adoniataa de 300$000 a c:ota". LOBATO,J* Bento Momeiro. A BtIraI••• v.u. p.12 e 99,
respedivamente.
20 0 tftulo nio deve ter lido dlslribufdo "'toriImente.J6liode Melquita Filbo, A6poca.mda
estudante da Fac:u1c:Iade de Direito, 1110 0 reeebeu.
21 Em 19.01.19160 EstRdode S. PIIUIopublic:aWl,. com d8etaque, olUlMriodo pdmeJron6meroc:la
revista. informando que no dia 25 de c:ada maa a a-.poderia..enconb'ac:la '" YeDda na_
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contagiados peIa atmosiera nacionalilJta reinante decidiram, • 'dltima bora,
abandonar 0 primitivo nome (Cultu,,,> e denomin6-la Revista do Brasil.

Quando do eeu~toa Reoista do B,.il tinha como diretores J6
1io de Meequita, Alfredo Pujol2Z e Luis Pereira 8arretI1U; a chefia cia~
eIllava a cargo de PJlnio Barreto, enquanto Pinheiro Jtmior acumulou,. a
partir do qua10 nWnel'o, a secretaria geral e a ger@nda.

Os objetivos do novo peri6dico fomm expostos nas P'ginu que am
ram 0 eeu primeiro n6mero, provavehnente redigidas por J6lio de Mea
quitaZ'. Trata-se de um numifesto..programa que ensaiava um diagn6stico a
respeito doe problemas do pm, propondo caminhos para soludon4-los.

o texto esclarecia que "0 que ha por traz do titulo desta revisfa e dos
nomes que a patrocinam l! uma coisa simples e im.ensa: 0 desejo, a delibe
ra~o, a vantade firme de construir um n6deo de propeganda naciona
tista". Esse projeCo juatiffcava-Ie no interior de um di8curao que erigia
como problema primordial do pats • au*cia de consci~national ca
paz de tnmsfomu\-lo num tod~organicamente estruturado.

Expreuaes delta auaMcia IeI'iam. de acordo com 0 manifesto-pro
g:rama, 0 profundo deconhecimento das coisas nacionais - "ainda riio
somos uma~ que lie conhe;fl. que Ie estime, que Be hute, au, cOm mais
acerro, somos uma~o que nio tleve animo de romper sozinha para a
£rente numa projel;io vigorosa e fulgurante da sua personalidadeH

- 0

desapego as nossas tradi¢es e hist6ria, essa ultima caracterizada como "0

romance meolor mon6tono e fastidioso de uma~o obscura e canhestra
que parece implorar perdio .. demais por set grande e independente", 0

"miJagre" da persistfncia da integridade territorial, enftm a nossa "mod.
tia" eo nosso "apagamento" como~o. Esse a1heem.ento de si mesmo era
tido como respoN4vel pela aceita~ e imi~o subserviente de tudo 0 que
viesse de fora.

Dar um sentido de conjunto ao pe1s, meutir no seu povo a consci~
do pr6prio valor, estabelecer uma "corrente de id&s e pensamentos", bUs
os rem.«lios que Ie pretendiA miniatrar ao padente afim de combater 0 seu
"estado m6rbido" e equipar'-lo "As ra~ adultas, emancipadas e sadias".

~,no elICrili6rio <te-ta IoJha e ~1ivrIIriae". Aniindo idfntil:o~ _ cl*25
e 31 de janeiro.
22 Al&edo Pujol, advogado, poUtico, eacritor eleito pua a Academia BnudIeira de LetrM em1917,
lntegrava a~ d'O&ttrdo deede 18M. LOVE, Joeeph.A I.ocomot/vtI. SIo Paulo na~
llruIIeira. SP, BruiIlen8e, p.399.
23 LuflI Pereira B.neto, propegandista cia Rept1bIlca. deputado, prwidente do _do pNiI...
memblo attw do PRP, aJdoroeo defeNor do poaitivilmo, d_voLveu lntenla atlvtdade em
prol cia doutrinllatravfa de liVl'08 e Ila impnmJa. Colaborou em diver- jomaIa, com delIlIIque
pua 0 E8tIIdo de S. PIIUIo. PAlM, AntoNo. HfstOri# _ ldiitIf Filos6fials 11(I BI'IISil. 2"ed. BP, Grijalbo,
EDUSP,l9'74, espedUnente caplV e BARROS, Roque Spencer Madel de (org). 0"- Fi1os6ficu
de LIIis Pmina 8llmCo. 0rIj.ab0 - EDUSP, 1967, v.l, p.9-11.
l' 0 texto nlo vem _inado, JNl8 de acordo com MARTINS, WilJon. Hist6rliI tItI11IIdigindll
BI'rIBiWina BP, BOUSP-Cultrlx, 1mI, v.6, p.38 • de autorla de JdJio de l.feequita. RBR 1 (1); 1-5, jan. .
1916. Todas ..ci~no corpo do IieldIo provtm do manilesto-programa.
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Esc1arecia ainda que a Reoistll do BNSil fora ideaUzada com 0 patri6tico
intuito de eontribuir nessa empreitadltt<uprovocando .tudes do pulido
que nos desvendario, naB eoiBu e nos homerw, uma large lonte deinspira
lWio, de amor e de orguJho, e estimuJando todas as energW atuais pera um
trabalho de obeervalWio e~ denttfica e literUia, que nos patenteie a
todos a profundes e a riqueza de no8808 tesouros intelecluaia".

Em. outros termos, a publical;io fora eoncebida como meio de at;io por
um grupo que se considerava capaz de colocar 0 pUs no rumo certo. EIda
recer, ensinar, arregimentar e ordenar fOJ9'&, foDnar opiniIo, tendo par
arma a paJavra escrila2', eis 0 projeto ilustrado deue elite decicIida a exer
eer aquela que acreditava ser sua miuio .uprema; conduzir.

A RerJista do BrtlSil apresentou-ee, ao 10. dos 113 nUmeros de sua
primeira fue, sempre com as Jne8INlS d.imeNOes (l5x22cm) e manteve
uma m«lia de noventa e cinco p6sinu por nWnero. A face extIema da capa
tambml nio apresentou v~<Ses significativas ao 10. do tempo. Na
parte superior, em letras de tanlAmho grande, vinha impneeo 0 tftuIo do
peri6dico, seguindo-se 0 su.nWio - que OC1lpIlva am::a de tIfs quartos do
espa~ total da cape. - e~ • respeitD do loaal de pubI~o,
data, nUmero, volume e end~ da~o.~ cerios perfo
dos essas infol'JXUll;<Ses migraram, 8pUEICendo ora anlies, oradepoill do ti
tulo. Algumas deixaram de figurar no frontiaplcio, como par exemplo a
sede administrativll, enquanto outras foram jncorporadu como 0 nome
dos diretores.

Entretanto, a oPlWio de reservar a maior parte do espa~cia cape. para 0

sUlll&rio foi constante ao longo de todos os n<uneros. 1lIlIo, prov~te,
porque nada poderia expressar melhor os objetivos do peri6dico e reve1ar
sua natureza do que 0 swMrio que es1ampava as grandes~ nado
nais, debatidas pelos maiores expoentes da inteligencia nacionaL

o tom s6brio das capas nio se alterou nem mesmo dU1'8l\te 0 perfodo
em que 0 cinza dos primeir08 anos fai substitu1do por cores fortes, que
variavam a cada m&, e 0 titulo e 0 sum6rio passanun a ganhar~ or
namentais (nUmeros 48 a 84).

A distribuilWio da ma~ 118 RerJistll do BrtlSil seguiu, durante toda a
sua primeira fase, 0 mesmo pldrio. Abria 0 faadculo um conjunto de en
saios, via-de-regra in«litos, que abordavam assuntos os maia variAdos:
direito, economia, hist6ria, geografia, filO8Ofia, literature" aries, arquitetura.
engenharia, pol1tica, adminis~, sanitariamo, medidna, entre v6rios
outros. Esse corpo inclufa ainda Il crialWio liter6ria, presente em todos os

25 A prlmelra COIIlnIcaplI cia revlIta eMlunpo\l, .16 0 BUDleIo 69, • MgUlnte~,
coerenle com 0 manifeslio-progrlma: "pub1laIt;Io__ cia ci'nciu, Iebu,..hialI6da e
atu8lidades".
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exemp1ares da revista - contos, poesias, novew, impresscies de viagem e
romances, publicados em capituloeU.

Ant2cedendo esse n6cleo bUico havia os editoriais, publicados em 41
dos 113 numeros da revista (36,3%). A maioria deles discutia quesl:6es rela~

donadas Asi~o s6cio- polftica do pafs - eleil;Oes presidenciais, voto
secreto, reforma constitucionaJ, estado de sltio, pobreza do Nordeste, pro
blemaa sanitlirios, etr::. - enquanto OUtros comentavam 0 contexto·interna
donaL a mol12 de personalidades, atualidades da vida artistica e cultural
ou ainda altera¢es ocorridas na direl;io da revista. Dezessete editoriais
(41,5%) continham assinatura, sendo um de autoria de Alberto Rangel, t:r&
de Monteiro Lobato, quatro de Brenna Ferraz e nove de Paulo Prado.

Aos ensaios e cria~o JiterArias seguiam~se 8el;6eIJ21. A principal delas
era a Resenhiz do Mes, presente em todos os numeros, exee.;io kita ao oc~
gesimo quinto, e que era composta sobretudo de ensaios, confe~cias,

noUcias e artigos transcritos de jomais e revistas nacionais e internacionais,
al~ de alguns textos de ~io.Contrariamente ao que sugere a sua d~
no~o, a ~o J.'io apresentava um relato ordenado au um sumArio
dos fame ocorridos ao longa do m@S. Seu objetivo principal nio era infor
mar 0 leiw a respeito dos 6ltimos acorttecimentos, mas antes discutir
questOes cia atualidade, sempre com preocupe~ioanalitica. Ao compor wn
amplo quadro do periodo, a partir de uma sel~io feita nos mais diversos
6rgios da imprensa, a Resenha do MIs tamban permite divisar a linha edi
torial adotada pelos dirigentes da revista.

A variedade de temas abordados era enonne. De wn lado, a se¢o
abria amplos espe~os para determinadas questt'les, sendo mesmo passivel
afirmar queela encetou verdadeiras campanhas. Nesse Ambito merece~
pedal destaque a Uga de Defesa NacionaL cujas atividades, atua~o dos
dirigentes - especia1mente Bi1ac - e objetivos sempre foram acolhidos
nas suas P'ginasi a segunda candidatura Rui Barbosa; adefesa do di.reito it
uma lingua propria; as discuss6es a respeito da· qualidade ~tnica do pavo
brasileiroi as propostas relacionadas aos problemas higi@nicos e eugenicos
do pais.

26 A Reoista do B1'IlSil pubIicoIl 06 1'OI11ll1lCe8 Vida 0ci0lI4.de Godo&edo Rangel (entre 06 numeros
17-25), PIlis de Duro eEsmerRld4 de J. A. Nogueira (entre 06 nl1meros 36-57); e 0 Di4rio de Viagens
deMartim PNndeco (entre 011 n6mero 32-42). Fora do Ambito Uter6rio foram publJcadoe:
VoadIulario AlIfIl6gico de COIIl& Firmino (entre 06n6meml12-40); 0 LinguajllJ' Ouioal de Antenor
N__(entre 06 m1meroe 65-?8), aI6m de aIpns capttub de PopultI¢es MeridictuIis do B1'IlSi1
de 0Iivelra Vlanna (entre 06 n<uneroe 18-24), do DiRleto Caipira de Amadeu Amaral (numeros 9 e
10) e cia Villp «s PrwhtcitIs de SIo PIlUlo eSen,. Catarin4 de Auguste de Saint Hilaire (entre 06

n6meml73-75).
27 POBBivehnente 08id~orescia Reoista do BrrIsil tenlwn bu8cado~ IUl Reuistll de
Portugtd, dhiglda por Ec;a de Quelroz e Ww;ada em1889. Am.bu as publica<;aea eram
~tecultural8, &em fazer c:onc:e&8lleJ 80 mundanlsmo. A estruturlII;io do c:onteWio
tamb6m guardava~ 011 dolll peri6dlcot oetentavun um conjunto de en8llios In&:lilos
aeguidoI par IIlQ&!s. AJs- de\u, como F..e ld/Urs, BibliografiIl, NotIls do ~s,possWam
~ pral:lcamente idtnticoll.
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Outros assuntos abordad08 na Resmha do Mis em mais de uma opor
tunidades e sob os Angulos diversos, nio raro antag6nicos, foram: a imi
gra~; as~ poJ1ticu; u~ do Brasil com 08 palses vim
nh08; a guerra, desde u s~~ entre 08 soldados ali! u questaes tee
nol6gicas que 0 conflilo suscitava e u conseqUftncias geopoJ1ticas e econ6
micas do Tratado de Paz, e aRevo~ Bussa.

Ao !ado desse conle6do dens.o 1'lavia toda uma gama de curiosidades
(por exemplo: fantasmas cm-ebre$, caligrafia dos esailores, 0 jomal de
amanhi, desapari~ misteriosas, costumes na camara ing1esa, Napoleio
jomalista, supersti¢es irJandesas); temas leves ou humorlsticos(os cavalos
do diabo, a 6guia e 0 aviador, jogo do bicho pelo tel~grafo, a ilha de Rob
son~ u.gales, etc.) e notas soble inveD!;6es, novidades, descobertas
e avanr;os no campo cientffico e tecnol6gico (te1efone sem. flo, autom6vel
anffbio, iJnensidio do universo, idade da Terra, u~o mecAnica dos'
raios solares, mimetismo nos animais,forc;as ffsicas, 0 cm-ebro, proprieda
des ~ticas do sapo, a enguia eseus hAbitos, 0 sono, agricultura~
cAnica.••). .

A Resenha do Mis~ fomecia um amplo panorama do movi
menlo cultural e artfstico. Cursos ec~ congrestOS, salOes de
pintura, espetiiculos teatrais, musicais e de d~, exposi¢es de artes
pl4sticas, concursos artfsticos, latv;amentos editoriais, eram noticiados e
comentados nas suas paginas, 0 mesmo ocorrendo em relal;ao a Academia
Brasi1eira de Letras - abertura de vagu, e1ei~ discursos, reuniOes e
re!atOrios. A natureza e a qualidade da produ~ local, as cond~Oes em
que ela se assentavam 0 papel do intelectuaI e 0 ambiente no qual ele se
inseria eram questfies tematizadas com freqtl&1da na~.

Aap~ do contrido do Resenhil do Mis 1110 seguiu um padrio
fixo. Durante certos pertodos 0 material nio continha qualquer estrutura
~o interna. enquanlo em outros apresentava-se dividido e agrupado por
subtftulos, sendo 08 maiB £reqo.entes: movimento teatral, movimento artis
tico, artes e artistas, bibliografia. mortos do m~ movimento editorial, re
vista das revistas, curiosidades, variedades, homens e coisas nacionais,
homens e coisas estrangeiras, notas de~iae vida nacional.

Algumas dessusu~ deixanun de figurar no interior da Rese
nha do Mis para ganhar vida pr6pria, tnmsformando-se em~ inde
pendente&, embora nern sempre por longo tempo. Essefoi 0 caso de Vane
dildes e Curiosidade, das Now de CiinciJl, que durante ceria perlodo (nO 28 a
33) ficaram a cargo de Roquette Pinto e Artur Neiva; e da Bibliognlfta,~
das maiB iJnportante&, onde eram resenhados praticamente todos os Jan
~enlos editoriais do pUs nas maiB variadas 6reas do saber, e que ganhou
autonomia a partir do trig&iJno nUtnel'O.

Ainda cabe destacar as se;;Oes Debates e Pesquisas e Notas do Exterior,
presentes na maior parte dos n6meros 61 a 113 da revis1a. A cria~o das
mesmas deve ser encarada como um esfo~para melhor ordenar 0 amplo
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leque de usuntos tratados na ResenhR do Mis. Em Debates e Pesquisas pre- .
dominavam 08 tmnu polfmicos, informa~a respeito de novasav~
M8 mais div.enu 4reu do saber ecuriosidades em p. Notas do Exterior,
como 0 nome hem~ centltiizava notfcias de OUtros pafses, fossem:
eIas questOes polfticas, do muncio das artes, costumes ou notaa interessan
tes e curiosas. Ex~o leita • BiWiogrtifitl, que estava a~ do corpo de
colaboradotel da l'WistB, quaae todo 0 material que compunha as demais
~t'M!s citadu provinha de tmnsai~Cles de outros 6rgios da imprensa
nadonal e intemacionaL

Outras. ee¢es conatituiam-se de artigos especialmente produzidos
para arevista. Ease foi 0 case> de FQIos eldiia (7 ntimeros), sob a responsa
bilidade do~ Vidor da Silva Freire, Ungll4 Vem4eula (4 nUmeros)
de Antonio Marmo, Aardmri4 BnISilei,,, de LetrfIB (26 nluneros) onde Arthur
Mottadiscorria 80bre a vida e a obra dos acad&nicos, C1'6niCll de Am (6
n6meros) eecritas por M4rio de Andrade, Esfudinhos de Porlugwis (6 nUme
ros) oomJ-Patrlcio de A8sia, MulhfIB EtimolOgiCllS (3 nUmeros) discutidas
por Francisco Luiz Pereira e as C1'6niCllS Ptlrisienses (3 n6meros) a c..-go de
S&gio MiIIiet. Por outrO Jado, deve-se assinalar que durante toda a pri
meira lase da IUvist4 do BrtlBil nIo houve a preocupe~ por parte de seus
dirigentes de entabulw um di6logo permanente com os leitores atrav& de
Ulna~ de cu1aa ou sugest6es.

A revista publicou vasto material iconogr6fico. Plu1e dele constitufa-se
de lotos. mapas, gr6ficos, eequemaa ou desenhos que ilustravam artigos e
ensai08. Especiala~ foi dedicada As expos~Oes de artes pJUticas em
geral e dos _0. mwUs de pintura. que cJtesaram a· tel' series inteiras re
produzidas. Quanto da abertura de concursos - como 0 que escolheu 0

bruIo da cidade de sao Paulo, 0 monumento da indepen~ e 0 dedi
cado aoa Andradas - a revista costumava dar a p(tblico os v6rios projetos
rivais. Notas e artigos da·RnenIul do Mis, dedicados a figuras ilustres do
cen6rio nacional ou international, freqf1entl!mente vinham acompanhadas
de bustoe, gnmde parII! dos quais executados pela pena de JaR Wasth Ro
drigues. J' a~ CtniCIltu'fIB do Mis, que reproduzia de quatro a seis tra
balhos selecionad08 dentre 08 pub1icados na imprensa carioca e paulista.
ocupou - com excefI1Io dos nUmeros dez, quinze e trinta e quatro - as
pAginas ftnais dos demais n6mero& da revista.

AlSn das il~Oesque integravam os textos, a revista publicava •
ries como Gnnnmrs Antigtl8, que contava com reprod~Oesde Debref;. Ru
gendas, Koster, Fleury, Otovannes, Langlois, entre outros; a GJlleriR dos
Edittulos, composta por fotografias de autores que tiveram seus livros pu
blicados peIa Case Editol'll Reui4tt1 do Bf'fIBil; trabalhos de artistas contempo
rAneos como A. Zimmerman. Georgina e Lucilio de Albuquerque, Benedito
Calixto, Lopes Leio, Oodomiro Amazonas e que por vezes vinham enfei
xados lOb asd~de arte naciona1; lotos de caboclos acompanhados
da Jesenda NtipoS da ~N. Somente em dues oportunic:lades a revista ren-
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deu-se ao mundanism.o: no nQmero 33, que estampou fotos cia neve em
Caxias de SuI e no 42, onde SicPaulo pode ser visto de um aeropllno.

00 dkimo oitavo numero·em diante 0~ que abrill a revi8ta pu
son a contar com uma vinheta, prAtica que £oi eslendicia a partir do trip
simo ~o n1imero para todos os demais artigos e·~Oes. Inicia1mente
tratava-se de um conjunto de desenhos de Wasth Rodrigues que Ie~

tiam sisiematicamente. Com 0 coner do tempo novasiI~ lonm
sendo incorporadas ao nucleo inidaJ. a1gumM de autoria de O.Pla_ Em
duas oportunidades, a partir dos nt\metos 61 e 109, 0C0lTeU completa re
nova¢'> tematica. passando JuvetW Prado a assinar asiI~Entre
tanto os motivos brasileiros sempre foram a fonte· inspiradora:~
quedas d'4gua, rios, paJmeiras, papagaios e outras espkimes cia. &ra e
fauna nacionais. Tambftn era comum a preaerw;a de pequenas~
ao tmnino de artigos e~ - vasos ftoridos, Arvores, 1IUlIl p.tmeira
solit6ria, casebres de palha. A BibliograjUl e a Resen1ul do Mis pOiUufI'8m,
durante certos perfodos, ilustra~Oes proprias alusivas a\ temitica abordada
nessas ~lies.

o que surpreende 118 Revista do Brasil Ilio ~ 0 fato deJa va1eMe de re
cursos visuals, pnitica jA bastante difundicia na~ mas a maneh'a como
os respons6veis pelo peri6dico foram capazes de subordinar a utiliM9lo
desse material, que sem ditvida. imprimia leveza As matftias publicada8JI,
aos objetivos do mens6rio, abstendo-se quase completamente de fltZe1' con
cess&!s &Os mundanismo.

A publiciciade na revista sempre esteve confinada As terceiru e quat'
tas capas e As p4ginas inidais e finals do peri6dico, antecedendo e ..
guindo-se as mat&ias. Em algumas oportunidades folbas contendo an\\n
dos eram inseridas entre os artigos ou~ e a partir de eetembro de
1920 (nO 57) tambftn a primeira contracilpe. que a~ en1io contivera infor
m~Oes sobre 0 peri6dico, passou a ser ocupada com propapndas. Ao
longo do tempo 0 espe~ ocupado pelos anunciantles variou numa eIICala
que ia de um mfnimo de quatro a cinco folbas a um nWcimo de dez a doze
folbas a cada m&.

A game de produtos e~ anunclados era butante varlada: 1M
quinas apoJas, m6veis, alimentos, bebidas, medicamentos, 1ivroe e peri
6dicos, estabelecimentos comerciais, casas importadoras, ho. bencoe. Os
servi~os oferecidos por advogados, JMdicoI, tabe1iies, corretores, e:nge
nheiros, alfaiatles, joaJheiros,despachantles costumavam ser enleixaclos lOb
a rubrica Indicador da Revista do Brasil. A partir cia~ cia Oua Bditora
Revista do Brasil em 1918, parte expressiva do espa~ cia publicidade, parti-

.. cularmente a partir dos &nos vinte, passou a ser ocupado com notfcias a
respeito dos seus~entos.

28 Belle ponto foi destllCado porLARA.CedIia de. &vista 40 B,..;I. Umaf.edaCultua
8nuJileira. Suplemento do CentenArio, n° 36. 0 Estado de S. PfIUlo. 06.09.191S.
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29 &lIoNIICIocomputadClllapenu •~ liadria e08 enaai08 produziclOll especialmente para
• NYiata. au"'llIo £oram COIlIId.«adaa.~de vtip prelJel\le& 1\8& v6rias ~6ell
do perI6dk:o.
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veira), simbolistas (pompeu Pequeno, Jacomino Deline) e decl\dentista
Ooio Pinheiro, TranquiJino Leitio) em menor propo~o.

Na produ~poetica, por sua vez. pred.onUnavam os pamuianQS (Bi
lac, Fnmcisca JUlia, AlbertQde Oliveira, Lufs Mura~ e neo-parnasianoB
(Amadeu Amaral. OlegArio Mariano, Martins Fontes, Mmo de Alencar e
Humberto de Campos), seguidos dos simboli$tas (Homero Pra., JOlIi
Lanns, Medeiros e Albuquerque, Wanderley Villela) e dos penumbristas ou
decadentistas OUlio C&ar daSilva, Jaime d'Altavi1Ja, A1cides Fl6vio,Car
vaIho Aranha, Cleomenes Campos).

A partir de 1923 a revista ni.o 56 passou a acolher, comintenJidade
crescente, autores comprometidos com a renov~ estetica· (Lw. Aranha.
Con& J(mior, ~rgio Milliet, Tlicito de Almeida, M4rio de Andrade, Gui
1herme de Almeida), mas converte-se num espa~ onde·conc~trIl.di
cionais e modemas passaram a medir £ol9lS. Pod~se encarar.como uma
estrategia de luta 0 fato do te6rico por excelfncia do moderni&nlo, MUio de
Andrade, ter preferido - quando \eve oportunidade de e$ClWer para a
principal publica~io cultural do pais e que a~ entioestivera to~te
identificada, pelo menos do ponto de vista es~co, sO chamado eopseJ'Va
dorismo - uti.lizli..la nio para divuIgar sua produ~ litlriria, em apenas
uma (mica oportunidade ele publicou suas poesias, mas enquanto v~culo

para discutir propostas, ta.refa que concretizou par meio de en.uos e. do
exerclcio da critic.. .

Em poueo tempo a Revista do' Brasil consagrou-se, sendo fes~da· e
admirada pela intelectuaIidade. Como assinalou CavaIheiro, aparecer em
suas pliginas £oi, por mUito tempo, 0 sonho de todo estreante, de tod,o can
didato Agl6ria no pais~ Jetras5O:.'1' viste a Revista do Brasq? ~ cuo"de
tomares uma assinatura. Nasceu de boa estirpe, estA beJn aieitada peJo B&
tado, ea (mica nesse~ro em todo 0 pats"'1.

A pronta acoIhida dada a revista expIica-se tamWm pela esc.a-.ez de
publica.;Oes essencialmente cultw'ais. Nesse momento os magazines de
variedade ou revistas ilustradas constitufam-se no prociuto mais ttpico e
refinado do mercado de hens eulturais. Esses peri.6dicos, eJaborados Para
agradar e divertir um publico hetero~, recorriam em larga esala a
imagens, fotos e ilustra.;oes, e abordavam extensa gama de assuntos: cro.
niea social e politics. humor, mods, Clitica teatral e de arte,reportageno
poesias, contos, romances, charges, earicaturas, entr'evistas variedades.
MUitas reservavam eonsider6vel es~O para notas sobre casamentos, am-

30 A frMe encontra-ee em CAVAUiBIRO, Edgarcl. Monta1O Lobllto. ;l'ed..SP,Cia EdilIDra.
NaclonaJ.l9S6, vl, p.73.
31 LOBATO, JoM Bento Mon.w. A &rcII... v.II,. p.64. carta ~tadade 2O.Ol.1916. POl&1O llIlW'
Lobato contava a Rangel: N A ReuisttI do Bresil aperec:e em jIaelN e pea~ val IIIlrClOlIa.
pegar, como tudo 0 que brota do Eatado,em~ e6lida e rir.om6tica. RazIo~ ed_II ,....
Prometi um..tudo 80bre 0 Almeida J6niore voca (Goclo6edo Rangel) pode entlvcomum._
romances", v.u, p.48-49.
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vers4l'ioa, batizados, banquetes, retratos de homens publicos, artistas e
·literatos famosos.

o grande compromisso das revistas ilustradas era revelat a moda do
dm. as regras dobom gosto e hem viver, numa palavra, todo 0 necess6rio
p8ft que 0 8eU IeitDr, em geral pertencente aos extratos m~os da sode
dade, pudesee familiarizar-se com os padr6es de elegAncia das classes
abestades, tal como ocorreu no romance de 1010 do Rio, A Profisslo de
JIICtf*S Pedm", (1911), cuja personagem Alice dos Santos "aprende os mi
nimos gestos e a temologia d. alta roda folheando magazines"32. Esses pe
ri6dicoe, ao Iado do desprezo pelo popular, difundiam urn confonnismo
moraIizmte.

Ao Iado das revistas ilustradas havia toda umapI@iade de publica¢es
que tendiarit A~. As8im existiam as que se dedicavam ao tea
tro, cinema, m'" humor, esportes; outras que visavam 0 publico infan
tiL 0 femini:no - com destaque pana a Revista Femininll (SP 1914), primeira
grandepu~ nesse .gOnero e que circuIou por mais de vinte anas,
constitu.indo-sen~ exemplo lapidar da vineuIa~oentre imprensa, publi
c:idade e a nucente~~tria de CO$Ul6ticos; ou ainda aquelas que procura
VIU!l atenderaQI~ de grupos profissionais como medicos, juristas,
educadores,a~res,etc.

Embora vAriolJ peri6dicos de~ter lite1Wio ou cultura1 tiVefiSeD\ sido
~os dUlllnte a Primeira RepUblica, a grande maioria deles deixou de
cireuIar pouco depois do seu apareciJnento. Foi esse <> caso da'Revista Con
tempor'lrw (RJ), que circuIou de 1899 a 1901, reunindo os nomes mais reo
~tativos do simboJismo; dos Mais (RJ), dirigido por Domingos
Olympio epubticada entre 1904 e 1906i Roreal (RJ) que tinha a £rente Lima
Barreto ,ecia quaI safram quatro n€uneros sendo 0 primeiro em fins de 1907;
Jto8a..Cna: (Rn, tlunI*n de car6ter simboIista, que possuiu uma primeira
Ease em 1901 composta de quatro n"Wneros e outra em 1904 com apenas tr&
exemplaree". Em sao Paulo a si~o nio era diferente como atestam os
exemplo d'A Gu:eta ArtlstiCtl (1901), A Musa (1905), A lmprensa AcademiCtl
(1906) e A Arc4di4 AcrzMmiCtl (1906)1'.

Ainda que •~ de um mercado consumidor de hens cuIturais
foae mconteste, nio se dew superestimar suas dimensOes e potenciaIida
des. a importante reualtar que em 1890 apenas 15% dapo~ brasi
leira era aIlabetizada, taxa que atinSiu, de acordo com 0 censo reaIizado em
1920,0 palamar de 24~.Neese mesmo periodo, 510 Paulo pulou do dkima

32 SllBlKIND, JIIcra. ~de1.etrrls. Utlenltun. T6cnk:a eMode~ no Brull. SP,
Cia elM LetrM, 19#T1, p.82.
3S BROCA. Brito. A. v",Li"",",, ItO Brwil - 1900. 2"ed. RJ, JaM Olympio, 1960. oiI.cit. p.216-22I6.
Exempb de revfatu IilIedriu fundad.a 110 Iongo do 86culo XIX Iio fomedd08 par: DOLE,
PIfrdo. ·Hitt6Nde~,]otrIIIM Littn*it1s. RJ, MBC - c..de Rui B8rboea. 19'76.
Sf V•• reIpeito, AMARAl.. Antaalo Barretodo.~RrIis_ de Cu1tIu'a. Sepnlll lit Rernstlz
do AIIpIirloMImidpIf.BP, PNf. clo MuIlidp60de SIoPaulo, Sec:retarIa deEdul:aI;lo e Cultun.
Divillodo Arcpd90 HJM6Jko. CLXXIV,l96'7.
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par ao segundo lugar nacional em termos de po~o aJfabetizadl, reo
sultado que, pelo menos em parte, pode eet ~"do l .~ que as
autoridades locais dispensaram. eo lISSunto".

Especialmentea partir da Primeira Guema Mundial foswn implanta
das varias reformas no ensino elementar paulista, responsAvei$ peIa U\tto
du~o de importante8 inova¢es que acabariam. pot erigir • eecola primIria
de sao Paulo em modelo para 0 resto do pals. Entretanto ainda que entte
1890 e 1927 a quantidade de alunos matriculados no cuno PJim6rio umha
aurnentado vinte vezes, £rente a wn creeeimenfD pt)puJacioMl de 4, 3 ve
zes, Sio Paulo ainda ostenlava em 1920 urn fndice gloW de 70'" de iletta
dos, cifra que caia para 42% na capitaJ36. Ease quadro iUlda promiIIor Un
punha limi~&!s l imprensa como urn todo, mas certllmente e!etava mais
profundamente as revislas de car4ter litermo e cultural.

A partir desse contexto mais lUrtplo compreend.ae 0 lupr ocupado
pela Revista do Brasil na hist6ria da imprensa. 0 peri6dico foi, no leU '#
nero, a pub~o de maior Iongevidade da Rep6blica VeIN. tenclose
convertido nurn f6rum onde as questiles nacionais etlUIt debetidas sob os
mais variados pontos de vista.

Entretanto, a sua situa~o financeira nunca correspondeu eo rename
adquirido. Pouco depois de complelar dois MOS de exJs~ a revista
enfrentava s&ios problemas de caixa. 0 presidente da sociedade~
encarregada de gerir 0 peri6dico, Ricardo Severo, na AsllembWia Geral dos
acionistas convocada para deliberar sobre 0 futuro da pu~o. fez urn
diagn6stico preciso da situa~:

"Houve urn em> original nao~ da empre88, em> apenu lIOb 0 ponto de
vista da textura financeira. Parec:e-me que nlo deveriamos tIer-ftoB~ em
coletividade anOnima, de capital pan:elado em pequeNS cotu de nuDleI'Oe08 adc>
nistas, e parque, das dificuldad.ell que lIObre\rierarn pull~ do capital
social provieram as primeiras e conIf:nuu dificWdac:Ies deeta de JitIntDe.
Deveria, quando muito, ter-se COl'lIIti.tufdo..a forma de pualria OIl D1kliIIIo
deassociados, que de8deo~ -.lir.....o.~~.edi4Iodoe
primeiros tomos e aguardasse, padentIemente, 0 equiHbrlo COIIIWI'dal tall""
dente ao brilhante sucesso literUio da rev.ista. Como, pcrim, ..unnIo foi ete.de 0

prirdpio, avolumou-se extraordinariamente 0 ~o, II!Il\ que 0 capital IOdal
conconesse senio com uma redurida pon:entasem e desta lIOrle estabeleceu-ee 0

desequilibrio"37.

~5 Ver a respeita FERNANDES, FIorestan.~eSociedIIM 110 B,.;z. SP, DomimlI, 1966
Tamb6mcontribuiu para _ d-mpenllo pauIieta. ei\trIda deimipntIIf'~
36 Os dad08 enconlrlm-ee em: INFANl'ost A1.Ia Maria. A balU ,... JteptlNa vAt. SP, BDUSP,
1983. p.74 e LOVE. Joeeph. ob.cit. p.132-13S.
37 SEVERO, Ricardo. Relata daai~ finar¥:eira de eodedade antmima RwiIfII do BJWIil. DR 8
(30): 215-216, jun. 1918.
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Diante dessequadro, £oi aceitapor unanimidade a oferta de compra
.feita por Monteiro Lobato, que usim se tomou, a partir de inaio de 1918, 0

Unico propriebirioQa &vista do Brasil.
Desde 0 final de 1917, 0 nome de Monteiro Lobato era cogitado para

substituir Plfnio Barreto na~o da R.evista do Brasil. Entretanto ele Ilio
1endonava aceitar 0 convite e afirmava a Rangel"ser wn burrinho muito

.' .l'ebelde e.chucro para fer patrio - e ina ter dois JUlio e Mesquita e Alfredo
.Pujol"". Mais do que dirigira revista a pretensio de Lobato era "substituir
me Aassembl& comprando aquilo. Revista &em comando Unico nio vai".
Mas, confidtm<:iava 410 amigo, "a coisa ~ segredO"39.

Em.maio de 1918 a~o, que montou em mais de dez contos de
ma, !oi conclufda, materializando antigo sonho de LobatoM'. Durante 0

perlOdo em que a &vista do Brasillhe pertenceu - maio de 1918 a maio de
1925 - Coram publicados oitenta e quatro nUmeros que, somados aos vinte
e nove anteriores, totalizam cento e tI'eze eXemplares.

Ao adquirir a revista Monteiro Lobato j(t despontaYa como figura de
destaque no cenmo cultural do pafs. Nascido em 1882 numa famflia de
plantadores de~ na adade de Taubate, at fez seus primeiros estudos e
em 1897 transferiu-se pat'll Silo Paulo como inferno do Instituto de Ci~cias

e Letras, tendo ingressado na Faculdade de Direito do Largo Silo Francisco
em 1900. Enquanto acad~ fundou com os amigos Ricardo Gon~ves,

JOR Antoilio Nogueira, Raul de I"reitas, Candido Nogueira, Uno Moreira,
Tito Lfvio 8rasi1e Godofredo Rangel, 0 grupo denominado cenAculo, que
se reunia para intermin4veis discussOes litenirias no~ Guarany e no
Minarete, nome dado A republica - um chal~ amarelo no Belenzinho 
que .Rangel, Ricardo e Lobato dividiam.

Bacharel em 1904, regressou ATaubate.G~ Ainflu~ia do avO pa
terno, 0 Vilconde Tremem~,'Coinomeado promotor em Areias, onde fixou
resid~em 190'7. Permaneceu no cargo ate 1911 quando, com a morte do
visconde. herdou a·fazenda Buquira, propriedade imensa, porem deca
"dt'lnte, que ele seesfo~em soerguer.

AindaqUeescrevessedesde os tempos de estudante - todo um vo
lume de suas obras completas comp6e-se de artigos que publicou quando
.cursava a faculdade. - £oi apenas com Velha Fraga, carta dirigida A~io
qu~ e. rec1am4l¢e8, impressa no jomal 0 Estado de S. Paulo em 12 de
novembro de 1914 e reproduzida por peri6dicos dos mais variados cantos

31 LOBATO,J~Bento Monteiro. A Baraz••• v.n. p.l69.
"~v.n.p.l60.
4D N'ABaraz deG¥Lobato referi1He, em DUlls de uma oportunidade, aqwstio: "que PeIo
jonW ou rmsta nIo formarfamile n61, do noiIogrupinho, lICl'eIddo do PIfnio Barreto, do Heitor
de Morala, e DUlls uns tantos rebeldes _ medo de chepr fogo aoe eetopinsl", ou sinda "est6
me pnbando \11\'\ u.edume que 1I6 tert esgotoa em jomalproprio. Acabo monlando lim. ou uma
revlaflI, nil qualll6 eumande e demwlde", v.n. respectiVlUJleJ\te p6giMs 23.e 24.
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do pais, que Lobato to~u-se efetivamente conhecick!o'l. Desde.~ ..
colabor~io no EstJulo, onde fora introduzidq por Pinheiro J(miO~ Maim.
como em outros 6igios da imprensa, amiudou-se. Em 23 de d~brode
1914 publicou no referido matutmo 0 conto Urupis e no jnfQo do ana se
guinte passou a integrar 0 cOlpO de colaboradores rem~dos d'0 £s-
~@. .

Velha Fraga, que denunciava a pr6tica das quehnadas e UrupIs, onde se
consubstanciou 0 personagem Jeca Tatu, causaram in.... polemica. Nee
ses dois textos, com seu estilodireto e. irOnico, Lobato~u um pe.dil
ikido do cabodo, que destoava .da tradi~ romintica, cult:i;vada ...parte
significativa da prod~o liter6ria da~ que mui~ vezes ideelipva 0

homem do campo, atribuindo-lhe diJ:nensaes ~icIlS.

Jeea Tatu extravasou os Iimi.da~para~.oanti-her{)ina
clonal que incomodava na mec;lida'8Jl\ que.ComplOmetia a>m.~ deter
minada concep;io da vida cabocla, IOmpia COI1l 0~ ufaniata ....
peito do pais e seus habitan., como j' 0 £izera.Lima BerreCI;)~r". Eim
de Policarpo Quaresma, e trazia ato~ questaes 8Qbre a pennee.bilid-4e .do
Brasil A modemiza~io, os caminhos a serem bi.Jhados pata. at:iJ:9"'~ .as
causas e os responsaveis pelo n0S89 deecompauo, numa pelavn, ~tirlo
implicava em ter por objeto 0 pr6prio pafsU.

Alguns, inconformados comas caraeterfati.cas imputadas aopersona
gem e, por extensio, a imel'lsa tnaioria dos brasiJeiros, crUm~ cfja
metralmente opostos, como 0 MaMChique-Chique do deputlMlo~
Albano, "roeha viva da nacionaUdade" ou 0 Jeca Lelo de RochIlp~,
criatura dotada de in~erasvirt;Qdes e nenhum defeito•

.Enquanto a celeuma em torno do leca crescia, Lobato acompenhava,de
perto a organiza~io da RevistR @ Brasil, da quAl! seto~wn ~~~bo
radores mais assiduos - ele figurou em quinze dos vinte e nove voJ.~
publicados antes dele adquiri-Ja. Em~o dOll ~Oll de~deque. 0
ligavam a Pinheiro JUnior e PImio Barreto, dispunha de consider4vel pu
de influ~ndana revistaU.

.41 "Conia a le1\da, ftIdoeeada pelo pr6prio autor, de que a~ cia cartav.Prwp iOn
da~ de~e rec:1am8;«les do joINII. edinuknt0 f_dIIIo ..reindlUr, • que
reincidindoae t:ran8fonnou. _ q_,m.o que ClIInotkl6riaI~..~ '_,
homem de letru'. A le1\da ~ bonita DIM a reelida4e ~ 0IItp: emnovemlxo 4el914-fdain1*o
Lobato era eecritor feito, embora pratlamlente fJ*tfto pols tuclo qUMlD tfnha pOduzido a"
entAo fora divulgado com peeud6nlmClll"'. CAVAlHBIRO, Bdprd. lIb.cit. vJ. p.1S2-158, srtfo no
originaL
42 Eases ponto" fonlJn re-.ltadClll par CAMPC6, Andr6 LuIz Villira &\eo A RqlUNial40 Plcw-PIIU
A~lo. SF, MartiNFonte" 1986, p.IS.
43Em.~ de 1916, portanto logo depcU de mIl8la ....aIdo~Lo1:lalD-a alWDpl:
"Falas em c:ortquisfm' a revistarMM a revistafl¥lllabobo••• U p:lIqlaalo... reIII;Io
com 0 P1fnio, que , quem mancia 16 dentro, propoIIbo lila 4e ftI plll'_inlItrIn6cUo.
Fundonarei apenes como introdutor diplomAtk:o". LOBATO, JOI6 Bento MaalllisQ.A S-;..
v.D, p.n, grifo no orighW.
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Entretanlo se 0 etlCJilor desbutava de um prestigio creseenle nos meios
IiRr6rios, • ai~o. financeira do fazendeiro estava longe de ser tranqQila.
As terral da Buquira. cansadu de tanlas coJheitas, exigiam. para voltarem
• set' produtivas, grande invenio de capitais, exatamenle 0 que Lobato nio
~ Seua esfo~os em prol da modemiza~ da fazenda - intentou
novos proCeIIOS de cria~ de galinhas, cabras e outros animais, adqui
lindo esJ*inleS de ra~ investiu em mAquinas de beneficiamento do cafe,
abriu. novas 6reu de plantio - nIo trouxeram os resultados esperados4'.

Por outro lado, a si~ desfavorAvel da economia brasileira nos
~ 1913--1914, a~ dos cr6:litos, as constanles flutua~Oes nos pre.;os
do calle e 0 infdo da guerra na Europa, conjuntura que afetava indistinta
lMI\teOi produfosapolu, Iomava ainda mais aflitiva a saude financeira
de J:.oNto. Em 1915,~ em que jl se havia decidido pela venda da pro
priedMe, leU peuivo betrava a cua dos vinle conlDs de reisU.

Quando 6naJmen1e conseguiu desfazer-se da lazenda, 14 por meados
de 1917, Lobato fixou residfncia em sao Paulo e passou a dedicar-se em
tlImpo integral A Ji~tura. Nease mesmo ana orgutizou, com grande su
eee.o, um inqu&ito a ~to do s.ci-Pe~para 0 Estadinho e em 1918
enpjou-ee na aunpanha em prol do saneamento, propugnada por Miguel
Perm., BeIWrio Penna. Afranio Peixoto e Artur Neiva, tendo pubJicado
uma &hie de arti.p no jomal 0 Estado de S. Paulo a respeito da questio.

A luta em favor do Saneamento e da higiene, altm de contribuir para
aumentaro renome do autor - "a DUm. afirmava aoamigo Rangel. favore
ceu multo lqUeJa campanha pro-eaneamento que fiz pelo Est«do. Populari
zou a marca 'Monteiro Lobato'; 0 p6bJico imagine-me um me:lico sabidfs..
aimo, e a semana pueada tive um chamado Ielef&Uco alias horas da
noitie"'.. - signilicou, conforme teremos oportunidade de ressaltar - um
ponto de infJexlo no pensdmento lobatiano, uma vez que as causes da pre
~ e .indol!nda do Jeea deixaram de ser encaradas como inb1nsecas ao
penonagem. perdendo assim 0 8eU estatuto de imposi~ogeMtica As ra~as

inferiores, para transformar-se em produto dad~
No plano pessoal1918 tamMm £oi um ano marcanle porque no seu

tnNcorrer Lobtlto realizou alguns projetos de h6 muito acalentados, como
o de tonw-se editor. J' em janeiro de 1915 declarava a Rangel: "nio hi
livIoa, .tora 01~.N6e preciMmos entupir esle pUs com wna chuva
de livroe"U, 0 que de £ato ele faria aJswn tlempo depois. Nease menno ana
recua!)U olerta de um indivfduo que pretIendia reunir em Jivro os 8eUS uti
gae, alegando b'atar-se de "um aara", nio um editor profissional A conclu-

tt AbuDdae.~ a1Wpdto cb p.no.~ de Lobato podem eer encontradas em
CAVAlJDD.O, BcIpd. 06.cit. vJ. p.1'l-l46.
., A..,..., cia1Il~~ de Lobato WI': Ka>HIYAMA. Alk:e M1tib. MortIdro Lobao,
~4:+'_*',""'. SF, T. A.~ 1982" p.56. T" diflculdadculCplbll\potque
Lobato DIo 8pn:Q..c.......cia 1WisIII tIo B1'IIIiI. .
46 LOBA1O,}a611NoM:lI\tIb'o. A JMra:... "IlL p.l73.
t1~"IlLp:J.
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810 que tirou do epis6dio - "cara por cara, porque nio a minha?"CI - ~
nunciava as suasin~.

Imediatamente depois de ter vendido a fazen<fa comunicava. em carta
ao cunhado Heitor, que estava "estudando 0 neg6cio editorial", relatava
conversa mantida com pessoas do ramo sobre 0 pagamento de direitos
autorais e pedia-lhe que manifestasse ao escritor Valdomiro Silveira seu
desejo de edita-lot9• 0 interesse de Lobato pe10 assunto tambml £oi legis
trado por Guilherme de Almeida. que lhe relatou como, por conta propria,
custeara a edi~o de N6s'O. .

Editar os prOprios livros era prlitica comum no final dos anos dez. As
poucas casas editoras entia existentes 56 abriam SllaS pon. pera figuras
consagradas e mesmo assim em tiragens pequenas. Nomes de peso como
Machado de Assis, Coelho Neto, Euclides da Cunha. AfrAnio Peixoto, Al
berto Rangel, tiveram sua om impressa naF~ ou em Portuga1, en
quanta Lima Barreto para ver impressa seu primeiro livro, Record4¢ts do
Escrivilo Isaias Caminha, abriu mio de receber qualquer direito autoraJ51.

PossiveImente para certificar-se·das potenciaJidades desse ramo de
atividade, Lobato imprimiu,. as suas expenses, 0 inqumto sobre 0 S8ci-Pe
re~ que organizara para 0 Estildinho'J2• 0 volume" com qUl!lse trezentas p6
ginas, veio A pUblico no inicio de 1918, tendo a primeira~ esgotado
em apenas dois mese&'3. Animado com os resultados, Lobato decidiu~
o seu proprio Iivro de contos, reunindo 0 que de meIhor publicara em re
vista e jornais.

A aquis~ao da Revista do Brasil, peri6dico que desfrutava de grande
reputa~onos meios intelectuais, coadunava-se perfeitamente com os pro
jetos de Lobato, que poderia entio fundar sua editora sob a prestigiosa
chanceJa da revista54• 0 enorme sucesso alcan~do pelo seu primeiro livro,

48 ldenV/bidem, v.n, p.21.
49 LOBATO, JaR Bento Monteiro. CIITtas Escx!lhidIIs. SP, Bruilkm8e, 1959,Ob:u CompIelM, v.17,
t2, p.68.
so KOSl-RYAMA, Alice Mitilal. ob.cit. p.59.
51 Para umA an6li8e daa condio;Oea do mm:ado editIOrlalno periodo ver: HALI...EWB1.L, L. 0 Uvnt
noBrtlSi/. SP, T. A. Queiroz - EDUSP, 1986, cap.10 a 13.
52 "Meu Saci es16 pronto, iBto ~, c:ompcelD, flIlta 16 • impressIo. Se 0 Mg6do COl'lW bem. editalei
outros Iivros". LOBATO, JaR Bento Monteiro. A 1hn:4... v.n, p.160.
53 a 5UCe8llO do Sad nio deve ter surpreendido Lobato pais an_ a-.ode c:oJoc4-lo no
mercado vaticinava: "0 Saci ~ um Iivro sui-generl8: para~ para genie grode, para~
folcl6ricos,~ escape. I:lIr4 dinhelro".I~v.n,. p.152.
54 A id& de~ as edi¢es de Revistll do BrtlSi/lIAo era nova. 0 pr6prio Lobato aflmlava em
agosto de 1917:"0 PinheiroJUnior pen8lI numa s&iede~de Rer1istlldo Bnrsil, estaau»na
sua Iism. 56 aguard__ 'baixa do peper. TatnWm 0 Pinheiro pile e Marte diIpCle".I~
v.n, p.l51. N_ RBR 6 (24): 573, dez.1917 c:onsta. na pule reeervade'pro~an1h1c:io do
Iivro de contos de Lobato Dez Morles TnigiCll6, a __~ peIas Bdi9i5es de RevistII do BN6il _
fevereiro au~ de 1918. Esse era 0 tftulo lnidalmenlle escoIhido para U.s.
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Urupis, lanl;ado em juJho de 1918", conbibuiu para demover qualquer du
vida sobre as potencialidade da alividade editorial.

De posse da Revista do BNSil, a primeira preocu~o de Lobato foi
toml-Ja rent6vel. Entretanfo, a ju1gar pelos aspectos foonais - estrutura
~o intema do conteUdo, sesslJes, ditnensio, capa, n6m.ero de paginas, tipo
de material iconogr6fico utilizado - a presen~ de Lobato nAo trouxe alte
ra~ significativas Apubli~o. 0 cuidado em preserV'ar a mesma apa
~ia pode ser encarado como uma titiea para demonstrar que 0 peri6dico
continuava fiel ao padrio de excelencia que !he havia garantido renome
nos drculos cu1tos.

Por outro Jado, 0 novo propriet6rio procurou tornA-la mais leve e atra
ente aumentando 0 espa~ dedieado Acria¢o IiterAriaN • Em duas oportu
nidades Lobato externou a sua opiniio a respeito da publiea~io que aea
bam de adquirir: em Agosto de 1918 lembrava a Rangel que "0 £ato do tell
romance ter satdo na Revista do BNSil corresponde a quase ineditismo. Nin
gum l~ essa ~da e irrespirtvel revista cheia de ctacas acad@mieas.
Est6s ali tao il'eiito como se te publicasse 0 Comic> Paulistano. Eindispen
Mvel vires ApUblico em !ivro"5'1. Na mesma~a. em carta a Uma Barreto,
afinnava: "A Revista do B,asil deseja ardentemente v~lo entre seus colabo
radores. Ninho de medllJ.hOes e p&olas, ela clama por gente interessante,
que d~ coisas que caiam. no gosto do pUblico... A confraria e pobre, mas
paga. par ia80 nAo h6 razio para Lima Barreto deixar de acudir 0 nosso
pedidO"SI.

Sem dtlvida Lobato pretendia adequar a publiea~o a um pUblico mais
amplo, tendo em mira 0 crescimento do nUmero de leitores. Segundo suas

55 • A primeira~ de mil exempJares foi vendida em exatllmente um m&... rendeu um lucro
liquido de 1.500$000. Em tits de outubro 08 mil e aitDcentoe exemplatea da segunda ecli9lo jA
havWn sido venc:Ud08 e, por ocullo cia qUoll'la~, que foi nec:ess4ria em abril do ano
seguinte, jA lie havia venc:Udo um totlll de aito mil exempJares. Em junho... _ nUmero subira
pua onze mil e qulnhentos. Dificuldadea Da lmpreeaio adiaram a edit;i.o aeguinte a~ dezembro,
do que reaultou que 08 pedid08 _ulad08 a esgotaram no pr6prio dla cia~o. A8IllI!I,
empriDdpioe de 1920, Lobato OU8OU arriecar uma nova ediI;io de aito mil exemplares, tiragem
quae inidita pua um livro brulleiro de~na~.A~ 1923, tinham sido feilaa nove
iD.pretI6es, iotaIlzando trlnta mil exemplaJes, n6mero que, como a experiklda posterior
demonatrarill, repneentava aproxfmadamente 0 polito de aaturll/;io do mereado pua livros de
~ JIllql»Ja tpoc:a". HALLEWBLL, L. ob.e/t. p.260-261. Para 0 BUCeIl8O!n1dal do Iivro
colaborou 0 lato de Ruy Barbosa tf-Jo cltado no leU famoeo cIlacur80 de 1919 A Quest60 SociIlI e
PoIffial no BrtIBiI, quefoi reproduzidoDa RBR10(tO): 381~, abr.1919.
56 A~ 0 ndmero 34 a revfata lnformava, Da sua c:oJ\trKapa. que e6 publk:ava trabelhos iniditoe.
A putir do cltado n6mero_!n~deixou de aperec:er, ateslando que houve
~ noec:rit6rio& de~ docorpo de artigce cia revillla.
57 LOBATO,J-Bento Monteiro. A 8Irml••. vJI, p.l80.
51 Apud: CAVAumIRO, Edprd. A ComspondbrdIImmMmfeiro LobIltoeUma Bamto. RJ, MEC,
Se1'vitr'o de DocumenlaI;lo, 1955, p.13-14. Entlelanto, imporlante asainaIar que Lobato nio
diJpenaava 0 COJlCW'8O dOlI medalItaef, como alellta umaoblIe~ostenta na llstagem dOll
coIaboradores do per6dko.
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pr6prias palavras, ele estava a "desenvolver Euriosamente a pro~"".
Tres meses depois de ter comprado 0 mens6rio declarava a Rangel:

"quando me fiquei com eIa entravam em INdia doze 888inaturas par mfs. Hoje
entra is80 por dia. Nessa primeira quinzena de apto regism!i cento e dnqUenta
assi11antes IlOV08. Meu processo , obtel' em cada ddade 0 endereIro de peseou JMm
e enviar a cada uma 0 prospecto da revista, com uma carta direta e mais caisas 
iscas. Ea~ em dma 0 agent:e locaL Estou a operar sistematic:amenle pelo piU in
teiro. Manda-me pois dai 0 nome das pessoas alfabetas menos cretinas e merecedo
ras cia honra de tel' a nossa. revista"60.

Possivelmente para agiIizar a divulg~io cia revista almt das fronleiras
pauIistas, Lobato criou 0 cargo de diretor estadual da revista, convidando
para exerc~lopessoas que entio desfrtttavam de rename no mundo liled
ri()61.

Dessa maneira Lobato estava promovendo uma verdadeira revolu~

no sistema de distr:ibui~o,ate entio restrlto a algumas dezenas de livra
rias. 0 passo seguinte £oi enviar uma circular a todos os agentes dos cor
reios solicitando enderet;o de papeJarias, bazares, armarinhos, farmAdas,
lojas de ferragens, de fazenda, enfim qualquer estabelecimento capaz de
vender seus produtos, ou seja, a Revista do Brasil, Urupes e 0 Sad-Pemi.
Lobato enviava as obras em consignalOio, pagando 30% de comissio sobre
op~o de cada exemplar vendido e aceitava-os de volta caso nio tivessem
saida62•

Em fevereiro de 1919 0 rol das Edi.;6es da &vista do Brasil foi aerescido
de Vida e Morte de M. J. Gonzaga de sa, de Lima Barreto e Rindo de Martim
Francisc063. Pouco depois de completar urn ano a frente da revista, Lobato
Ilio s6 haviasaldado todo 0 passivo da publica~o, que montava em de
zesseis contos de reis, como dispunha de um ativo de setenta contos, isso

59 WBATO, JoR Bento Monteiro. A BlJrrtl••• v.II, p.l73. Os nl1meroe cia levista~.
estampar um cupom promodonal que clava direito a uma-mature gftdI& a todoa aqUeIea que
angariaMem quatro noVll6 auinanllllll.
60 ldem/ibidem, v.II, p.179-1~. Emapenes umaoportunidade Lobato mendonouo nUmero de
assinanllllll; foi numa carta a Rangel datada de 2()'()U919, omie aflrman... a mn.ta tda mil
assinanllllll, p.l94. Para 0 perlodo anterior nio oblivemoe rwnhum dado. - NIf8iIo.
61 Foram direllOres estaduals: J086 Maria Bello (RJ), J. A. Nogueira (MG), WrioSette (PE),
Antonio Sal1es (CE), Joio Pinto da Silva (RS), J. de AguIar Coeta Pinto (SA), SerllpbiJn~
(PR), Alddes Bezerra (PB), Henrique Cutriciano (RN), Joio Batista de Faria e Souu (AM). Os
diretores estaduais fonun mendonadoe na levista entre 08 nl1meroe 33 e 52
62 Ver LOBATO, J086 Bento Momelro. Prrf8cicse Entmnsbls. 51', BruiIlenee, 1956,Obne
Comp1etu, v.13, p.l58 e 189-190, onde eIe d-=reve, em vUia8 oportultidadell. as*nicaa que
utilizoupara vender Iivros. J' KOSHIYAMA, Alke Mitib. oh.cit. p.73-74 aMIiaos~
IObe.tian08, apontando Suall vantagena elimi~
63 " .•• a seo;io das ec:li¢es toma c:orpo. Onliem (19.02.191.9) saiu 0 romance de Lima lWretoi lei
hoje 0 primeiro da Rrie de MartiJl\Francilco e qwm\los na blcal 0 neg6do val~I\ll
fatura de livros". LOBATO,J086 Bento MonWiro.A &tmr... v.II, p.l89. Na RBR 9 (37), jan. 191.9,
osliv1'08 citados eram anUllCiadoe na parte_da l PJOPll8IU'da.
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sem abaiat u prestigio da pubJica~o.Organizou entio, em meados deue
mesmo ana, a sua prOpria editora com UD\ capital de cem contos't.

Enquanto editor Lobato empregou m&dos que alteraram os parAme
tros a~ entio .vigentes no men:ado de Iivros. Consciente de que vendia
uma mercadoria como qualquer outra - "fa~o livros e vendo-os... exata
mente 0 neg6cio do que fez vassouras e vende-as, do que faz cho~o e
vende-os"65 - ele preocupou-se, contrariando a praxe da~ em divul
gar 0 seu produto e coloc'-lo 80 alcance do grande publico. c:ostumava
afirmar que "Jivro nio ~ ~ero de primeira necessidade, qlJe 0 sujeito ~

obrigado a ir procurar aonde exista, para nio morrer de fome. Uvro ~ so
bremesa: tem que ser posto debaixo do nariz do fregu&, para provocar-Jhe
a gulodice"66.

Nessa medida Lobato multipIicou os pontos de venda, anunciou os Ii
vros de sua editora em jornais e revistas, fato a~ entio pouco comum'7,
passou a dara~io aos titulo&", Adivisio do texto e ao nome dos capftu
los", preocupou-se com a diagrama~o e a qualidade da impressio, con
tratou ilustradores, colocou cor nas capas7ll, abandonou 0 tradlcional for
mato franc& (12x19cm) em prol de um padrio prOprio (12x16, Scm) menor
e que possibilitou 0 barateamento das ~Oes, deu o~dadeAjovens
escritoresn.

No decorreI' de 1919 sua editora lant;ou quinze obras, num total de
sessenta mil exemplares. Entusiasmado, reJatava a Rangel: "nossa casinha

64 I/imVibidem, v.ll, p.202
65 IdmVi/Jidem, v.ll, p.211.
66~ atribtUda a Lobato por BARROS, Lecmel Vaz de. P4giruIs VllIiiAs. RI, Joet Olympio,
1957, p.M. aualnda: "A mtquUla esl'- bemmontlda - a mtquUla de gravar gamoe au de
obrigar e8lle pefs ter a fcm;a.°1\0810 lillemanIo ~ eaperar que 0 Ieitor venhe, VlIJDOI oncle ele
esta, como 0 ca.;ador. Penegmmc. a ca.;a. Fazemoe 0 Iivro caIr 110 Mriz de todos c»~
leitores d_ lena. Nio nos 1lmibunoe As capitals, como 011 ve1hos editores, AfundamOII em
quanta biboca eJdIle". LOBATO, Joaf Bento Monlelro. A 8tlrcR••. v.ll, p.239. Ka;HIYAMA,. Alice
Mitika. oll.cit. p.76lnfonna que entre osleitores cia Revisla do 8rvsil, Urvpis e CidtItk:f MorltIs
estava &ito Ven.imo, que enllo_va no interior do Rio Orande do SuI.
61 "0meu NIIrizinho .•• tem que eermetido bucho a dentro do pUbJieo, tal qual fazem. mIe8
com 0 6100 de rlcino. Cute! quatro cona num an6nclo de p6glIIIl inlleira num jorNl." LOBATO,
JaR Bento Monteiro. A 8tlrcR.•• v lL p.230.
61 Em carla a lima Barreto, Lobato..un explicava 0 t- do IOINIJlCe Vida e Morle de M J.
Gonzaga de 56por ele editado: "0 iIeu livro Mipouco, ..be por que?°tftWo nIo.
psicologlcamenle comen:iaL Um bomu:tulo ~ metade do neg6c:io. Ao 1er 0 u:tulo do iIeu I'ClI11IInCe

toda genie S\&pl'le que ~ a bIografia de... um iluatre deeconhecidoH
• CAVALHBIRO, EcIgvd. A

Comspondindll... p.42-
69 URecebi Vida 0ci0s4. Parec:e-IN!~ trocar a 8iJnp_en~de» capftulos, coiBa
anti-eomerdal, peIa den<lll1inal;'Ao de» c:ap(tuJce, coi8a c:omercWfeIima. Ad\o horriwhnel\lle
lbido UD\ romance de c:apftuIo8 numeradoe. E ~ f6rtil 0 que emc:ada aIpftulo tem um tmlozinbo
lentador... Tudo que nos 1iYJ'08 dUpCle8 0 bem.do p6bJil;o Iedore compnadorf agra~wla
Deus". LOBATO, JoR Bento Monteiro. A 8tlrcR.•• vlL p.139.
10 uClwnei cieJenhi8la, mandei por cores bemnlles IIIl capL E~D\lUIdei. por figurU'.
LOBATO,}OII6 Bento Monlleiro. Uitu,.., 13, _t. 19ft3. Apud: HAU..BWEU.,L. o/I.cit. p.251.
11 Hil4rioT6c:ito, Leo Vaz,Godolredo Rangel, Ribeiro Couto, Paulo~ eatlDentre oelllUito8
autores ~dOllpor ere. LOBATO, JOIIi Bento Mon\lelro. Pref6cios e E.ntmMtll5, p.25S.
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editor. vai de vento em popa - mas que vento: furacio! Nio ha mem6ria
de triunfo igual"72. Contudo esses~s ainda eram modestos perto dos
duzentos mil volumes produzidos em 1921". Em 1923 0 cat'logo da editor.
tinha quase duzentos tttulos16•

o seu SUcesBO como editor £o~uo()• entrar rio ramo grafico, uma vez
que as ser;oes de obras dos grandes jomais, onde normalmente eram im
pressos os livros, MO estavam aparelhados para produzir na quantidade
exigida pelo editor e nem tio pouco para oferecer a qualidade estetica de
sejada. Em maio de 1922, com sua empresa j4 organizada sob a forma de
sodedade anbnima,Lobato anundava ARangel a instala~o das "tiio so
nhadas ofidnas", que tomariam propon;ae& cada vez maior. No final desse
mesmo ano a sociedade registrava aumento de capital para mil contJos e a
entrada de novos s6cios, entre eles Paulo Prado7'. Em 1924 surgia a Com
panhia Gnifica Editora Monteiro Lobato, cujas oficinas proprias estavam
instaladas no Bnis

"num PJ*tio de cinco mil metros quadrados de Mea coberta, todo cheW de mAqui
nas, entre e1as novidades: 08 primeiros monotipos entrados em Silo Paulo. 0 linotipo
comp6e linhas inteira&i·o trIOJ'IOtipo funde tipo par tipo. Maravilha... H6 lA um
mundo de linotipos e prel08•.. 0 pridio ~ uma be1eza - ~ um monstro"76.

Dessa forma a~o de livros, que com~oucomo uma atividade sub
sidWia da &vista do Brasil, logo tornou-se 0 ramo principal dos neg6cios
de Lobato, obrigando-o 8 afastar-se cada vez mais da literatura e da revista.
Queixava-se 80 amigo Rangel em tom de lamento

"M mil coisas a atender, e 0 tempo voa e Ilio dou contado~!Comec;o a Ilio ler
nalla. estou a caminho da bestificae;io. T* anos de vida como esta, e estou galego
de be1clo, com 081* virados para fora... Meu nome, que apareeia no alto dOll livros
au embBixo de artigos, virou agora objeto de registro na Junta Comercial"".

n LOBATO, J0e4 Bento Monteiro. A Barca... v.n. p.2lY7, OIl ainda: ucomerda1men1e 0 neg6cio
e:ncorpt\ dia a dia. A co.. vai, RaJ1&el", p.215.
73 uTemoe editado brulUMnte. J' trintII ediI;{le8"llIIO (1921) e INIia qqinZe que estiopull
_ m6I - de dolll em dolll diu uma.1Mo me cheira a record..." ldemfibidem, v.D, p.235.
7i HALLEWBLL, L lIb.cit. p.2S3.
75 u ••• relonNmoe a 1Odedacle,melieIldo v6riaa II6doe COIIIIIIIdatUiDa e aublndo 0 capital pull

Dill contos. Bntranlm 0 Paulo Prado, que val dlrlglr a ReuiIttI do Brwil, Macedo Soaree eo~
Vamos ampIlar. offdnM e expandlr 0 neg6do". LOBATO, JoN Bento Monteiro. A !l4ml... v.Il,
p.246-2&7, CMlll dalada de15.12.1922. De falO a pertlr de juleiro de 1923 Paulo Prado, que
contribuiu plIrII integnllizlr 0 capital neceII6Iio pull a mom.gem do perque grtiko, -mdrla a
revlsla enquanto LobalO c:oncet\traVA _ ~ JIIlIlmpresa Editora Monteiro LobalO "Cia.
76I~, v.n. p.26<&.
77 ldemfibidem, v.Il, p.191. Esaa CMlll era datada de 20.02.191.9. Doia anos INIia tarde reilierava: " A
minha om1iter6ria,. RanpJ. estA cada vez mQ prejudkada pe10 c:om6rdo. Acho que 0 mieJhor t
encostar a li1eratura e emi<i'*l!r.. , entiod~a (:Oitad!nha e continuo. B1110.16 Ionso 0
encoetamerdIO - UN trh anoe, a avallar a viollnda com que este neg6cio c:reece", v.D, p.231.
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Apesar do nome de Lobato tel quase sempre figurado entre 08 direto
res da Revista do BrasiJ1l, a efetiva ger@ncia do peri6dico foi sendo progres
sivamente delegada a outros. Em Abril de 1924 Lobato anunciava a Rangel:
/Ientreguei a revista ao Paulo Prado e S6rgio Milliet e nio mexo mais na
quilo.lDes sio modernistas e via ultramoderniza-Ja. Vejamos 0 que sai - e
se nio houver baixa no cambia das assinaturas, 0 modemismo esta apro
vado"79• Nio se tratava de simples ret6rica. Ao receber umaco~o
de Rangel para a revista escreveu-lhe que era preciso /10 diretor da revista
(eu sou honorArio) aprove"IO.

Na sua origem a Revista do BTtlSiI £oi concebida enquanto instrumento
de a.;lo pelo grupo do jornal 0 Estado de S. Paulo, que acreditava na capa
cidade transformadora e pedag6gica da palavra escrita. Lobato, integrante
ilustre dessa pl~iade,nunca deixou de comungar dessa opiniio. Entretanto,
com sua aguda pettep.;io empresarial, ele IaIx1b&n foi capaz de utilizar
eficazmente 0 peri6dico enquanto meio para a~o de seus neg6cios.
A preocup~io de torna-Io rentavel obrigaram-no a levu em canta 0 gosto
do publico, enquanto as freqtlentes altera~i5es no quadro dirigente trouxe
ram mudan~aspara a linha editorial e favoreceram a diversidade de cola
bor~Oes e colaboradores, permitindo i\ publica.;lo espelhar 0 pensamento
de varios setores da intelectualidade. A tensio entre modernistas e 08 pas
sadista, que a partir de 1924 explodiu nas suas paginas, constitui um bom
exemplo de como a publica.;lo £oi capaz de abrigar opiniCSes contrastantes,
o que a torna um manancial dos mais ricas para 0 estudioSo do periodo.

t certo que desde 0 inicio dos anos vinte a publica~o vivie, do ponto
de vista financeiro, i\ sombra da editora. Entretanto MO parece correto su
por, como fez Leo Vaz, que Lobato tivesse insistido em man~laviva por
mero sentimentalismo, i\ exemplo do fazendeiro enriquecido que conserva
no puto a sua bestinha baia de es~on. Com 0 seu particular sensa
comercial, Lobato tinha clareza da import4ncia da Revista do Brasil para a
editora e ele soube utiliza-la enquanto uma grande vitrine para si e seus
produtos. A descri~io fomecida pelo pr6prio Vaz deixa parente 0 enorme
prestigio adquirido pela peri6dico:

7S 0 quadro dirigenle cia revista to! 0 MgUinle: 1 ao 29 - c:liIetores: J1iIio de M..quita, Alfredo
Pujo, Luis Perelra B8rret0, eeaetario PInheiro JUnior; 30 ao 41 - diretor: Monlleiro Lobdo,
secret4rio Pinheiro JUnior, a~ 0 ntanero 36 e depois AIarlco F. Caiuby; 42110 48 - dJrelores:
Monteiro Lobato e~ Filho, eecretUlo Caiuby;~ ao 60 - dlretor: MonteirQ Lobato,.
secret4rio ate 0 ndmero 56 Caiuby, que nio to! aublltltuido; 61110 66 - c:liIetores: Afdnlo PeIxoto
e Amadeu Amaral, Lobato flgurava como editor; 67 a i'2 - c:liIetorea: Monteiro Lobato e.Afdnlo
Peixoto, eecret4rio MoKyr Deabnu noe nUlneroe 67 a 69 e BreIlno Ferraz do 70 ao i'2, ocupando
o cargo de redator; 73 a 75 - c:liIe1oree: Monteiro Lobato e BreIlno Fenu, _ ~ de
recfator ouaec:mmo; 76 a 84 - c:liIetoree Monlleiro Lobato, Brenno Ferraz e Ronald de CamIIho;
85 a 113 - c:liIetorea: Monteiro Lobato e Paulo Prado, recfator J1iIio a&Iar daSilva ate 0 ndmero
97 e S6rgio MilIiet do Il8 ao 113.
7') LOBATO, JoM Bento Monteiro. A B#I'CII... v.n, p.264.
10I~, v.n, p.270.
81 BARROS, Leonel Vaz. oIl.cit. p.76 atribui a Monteiro Lobato a a\doria da complll'll;io.
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"Seu renome e prestigi.o eram grandea tanto emSio Paulo como nos demais c:entros
de ativiclade intelectua1 do pals. E cia ciclade tudo quanto era esc:ritor, art:iBta, joma
Iista, poet&, pensador OIl mero 'sapo' em alguns desse setores, tinha ali naqueIas
duas sa1eta& 0 &ell habitual ponto de encontro. Com 0 que 0 expedieme cia revista 56
vigorava :mesmo, eproduzia 0 que era indispens6vel, no periodo cia manhi, em que
ali estlivamos Lobato, Alarico (Silveira), (Armando) Caiubl e eu. Atarde, a revista
virava clube OIl tertlWa, cavaqu-.vam, d:lscutiam, OIl tiravam uma fum"a soneca,
08 mais variadoe, beteiogtneos e deeencontrados esp«:imes intelectuaill... Eram
obrigat6rias OIl eepoNdicas as~ de Artur Newa, Manequinho l.Dpes, P'I1nio
Barreto, FeIinto l.Dpes, Paulo SetUbal, IiilUio T4cito, Raul de Freitas, Quinzinho
Correa, Indal«:io Aguiaf, Armando Rodrigues, JUlio Qsar cia Silva, Wasth Rodri
gues, Roberto Moreira, Ricardo Cipicchi.a, VoltoUno, ComBio Pires, Amadetl Ama
ral, Oswald de Andrade e aincla muitos OIltros... Mas tambem do interlor, do Rio,
OIl de outros Estado, nlo tinha par aquele tempo nenhum intelectual OIl artista 'que
vie8l!le ASio Paulo e que nio buscas8e a~o cia revista"12.

A fim de nio circunscrever as atividades de sua editora As paginas
destinadas apropaganda, criou~ como Notfdas Litmfrias, que anund
Ava os livros antes deles virem a publico; Movimento Editorial onde, no
corpo do peri6dico, eram listadas as obras 1anl;adas, sua tiragem e pr6xi
mas edi¢es, isso nio apenas em reJa~oa aUtora de Lobato mas tam~
das concorrentes, 0 que acabava por conferir ao conjunto urn tom de im
parcia1idade capaz de tomar mais verossfmil os elogios tecidos a sua em
presa. Uma vez publicada, a omen apreciada na Bibliogrllftll, muitas ve
zes pelo prOprio Lobato, que assirn ungia a om com 0 seu prestfgio, al&n
disso qualquer comentario elogioso, procedente de outros 6rgios de im
prensa, ent transcrito na Resen1uz dt) Mis. A revista chegou a possuir tam
~m uma ~o intitulada A Literllturll Nlldonal no Estrangeiro, onde eram /
compiJadas as crlticas provenientes de jornais e revistas do exterior, com
especial destaque para os livros editados por Lobato.

A Revista dt) BTIlSil cumpria ainda 0 importante papel de tirar do ana
nimato os ne6fitos ~dos pela editora. No mensm.o eles pubUca:vam
contos, poesiaB, ensaios, artigos, de modo a familiarizar 0 pUblico com os
nome que, pouco depois, e1e encontraria nos livros. Lobato idealizou tam
~m a Rrie Galeria dos Editados, uma p6gina inteira em papel coueM com 0

retrato de autores que tivessem obras publicadas pela casa. A revista ali
mentava urn culto Afigura de Lobato, que era enaltecida atrav~ de notfcias
que davam conta da tradu~o de suas obras para outras lfnguas, de rese
nhas favontveis as suas novas prod~Oese da reprod~aode comentarios
elogiosos que the eram feitos na imprensa.

A &vista dt) Brasil propugnou com insist~nda a necessidade de urn
maior intercAmbio cultural entre os pafses latinos, fato que nio pode ser
dissociado das pretensOes de Lobato de~r seus produtos nos pafses de

12 Idem, ''bidem, p.78-79.

121



lingua espanhola por interm&iio da Argentina. A partir de 1919 as refe*
cias arepUblica vizinha tomaram-se constanteB na revistas: livros, escrito
res, artigos da imprensa portenha ganharam, desde entia, espa~ no peri
6dico. A editors, por sua vez, Ian~u uma col~o denominada Biblioteal
Americana, ianugurada com Facundo de Domingo SarmienfolS. Os contatos
de Lobato com a inte1ectualidade argentina amiudanun-se e ele chegou
mesmo a iniciarn~Oes, que nio chegarun a bam tenno, com a Coo
perativa Editorial Argentina. V6rios contos seus, assim como de autores
por ele editados, foram publicados em jornais e revistas desse pafs".

Poran 0 crescimento e prosperidade de Lobato nio se assentava em
bases s6lidas. As imensas dfvidas contrafdas para a ins~o da nova 06
dna grilfica - de lange a maior, mais modema e hem equipada do Estado
- deveriam ser pagas com 0 faturamento dos meses subsequentes. 0 pr0
prio Lobato demonstrava plena conscih:lda de quio ~ue era 0 seu equilf
brio financeiro ao afirmar: " ... As vezes me d6 medo. E se 0 arranha-c~

desaba? N6s, que U na rua Boa Vista nio deviamos um vintl&n, agora de
vemos miIhares de contos.. e a pagar-se em pres~Oesmensais"l5.

Bastou uma conjuntura desfavor4vel, marcada peIa Revol~o de
1924. que impOs tr& meses de inatividade aempres8; pela polftica deflaci
on4ria de Bernardes, com a~o do ~to banc4rio; pela sea prolon-

83 Nas P'ginas de RevistIJ do Bruil cIeetiIIadM. proplIglI11de Lobato, aJmn de U\UIldar ..obns
par ele editadas, ofereda ao pUb1k:o uma 1lsta de 1iVl'l» argenlince, 80b 0 tftuIo NODUIIuIes
Argmtiruls, que poderiam ser II01ldtade» juntamenle com 011 _ produlDe. Ver, par exemplo,
RBR 19 (73): 95, jan. 1m.
It Quando de morle de Valdomiro Silveira (1~1),BraUlio~ afinnou: -Monlle.lro
Lobato, com _lIeU esp(rito~ de formiIUwl enerp. foi-me orimtando entre e»
IiVlOll que editara, naquela prlmitiva re.Jiza,;ao editorill1 que, com 0 c:orrer de» __ vfria a _ a
CUll INlis importanle de tDda a Am&iaI doSuJ, e que tinha par objetivo tDmar c:onlwcidOlI os
valores nOVOll d_ tempo. Eral6na Ruad08~,quando _ ~~vaas
grandee emprei1adas. Ccmhec:l, enIAo, mula eec:rblnw noV08 - ~ hoJe Jlft8ti8ioe08
Hderes do Brasil /nlelectual: Menotli del Pkx:hla. Paulo~_,PIfn10 IMJretD, Leo Va, Velp
Miranda, Gabriel Marques, SlI1npUl D6riA1,J6lio C&lIrde Silva e Galeio Coutinho... LembJo.me
bem que 0 prirneiro conto por mlm traduzido fol Os Curitmgos de Valdomlro Silveir8. 0 eegundo
Os SeIvIIsms de VlcenIe de Carvalho e 0 terc:eiro NegriJtIw de MonlIe.Iro Lobato. eonte.o que
_ tree~COIIIllitulramum&ldtD extraordin6rio••• Tanto Valdomlro S4lvetra como
Monteiro Lobato tiveram~ capital na gerIII;lo argentina de 1920..• Como MoaIeiro
Lobato, Valdomiro Silveira penetrou na liIeratura argentina. TOOe» aqueIes j<Mma, que •
reunlam, IA pelo am de 1920, ... fomos, _ "*'-vWgens que te8lIzamos~ _ de 1ma
1928, influenc:iados pe1M letras pau1iatM, durante .. vfeitaaa" florescenle Estado e a
Monteiro Lobato &: Cia, ponto de reunlAo da juventude lilerUla de SIo Paulo. AD wLtalmos de
novo a Buenos Aires, tanto NicolAs 0Iivar.t. Lorenzo Sbulcl1Ina. Lula Emilio Solo, Salvador
Alfredo Gomis e Pedro Juan VlgnaIe, como eu JMmlO, est'vamoe tDd08lmpregnad08 do
movlmento crlador pau1lata- sANaiBz..sAEz. Braulio. Valdomiro Silveira na Uleratura
Argentina. 0 Eslttdo de S. PIIU1o. 0'7.06.1961. Apud: DIAS, Cannem Lydia de Souza. PIIidD de RIiz
(ValdomiroSilvelraeo RegionaIlamo). SP, Atica, 1984. p.2.56-259. Braulio, quecolaboravana
revista, £oi apreeentado na RBR 21 (83): 247, nov.1m como 0~tanle de memIa em
Buenos Aires. EIe fol 0 respon86vel pela~ do InquftitD UIer6rlo Sul-.Amerk:ano, que
linha por finalidade avaliar 0 grau de conhecimento da produr;io inlelectual braIileira entre 08
letrados do continenle. Os resultadOllfonun publicade» na RBR 23 (91): 193-3>5, juL 1923.
85 LOBATO, Joef Bento Monteiro. A &rar... v.ll, p.2'70, carta datada de 0'7.10.1924.
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gada do am seguinte, que cortou drasticamente 0 fomedmento de energia
el~trica" para arrast6-lo, em agosto de 1925, Afal~ia.

Tenninava assim me1ancolicamente a aventura editorial de Lobato.
Alguns contemporAneos atribWram-Jhe um otimismo ex-serado, aponto
de tornA-Io imprudente; outros consideravam. que suas id~ias econamicas e
sociol6gicas nio passavam. de ingenuidades literarias; e houve ate quem se
confessasse rejubiJado intimamente sempre que 0 via colher decep¢es
quando se metia a semear fora do campo liteniriot7• Entretanto parece
suficiente assinaJar que as m4quinas por ele importadas em 1924 ainda
eram. consideradas "eficientes numa das maiores e mais modemu oficinas
gdfica& do pats quarenta anos depois"". 0 Ultimo numero da primeira Ease
da Revista do BrtlSil circulou em maio de 1925, lotalizando mais de nove
anos de existfncia. Na simbiose revista-editora residiu, em larga medida, 0

segredo de sua longevidade.

86 u Asi~ piara. A Light que promelIera restabeIecer a~ este mfa, aviM hoje que fari
nova redu.;io na energia fomedda. 56 podemoe trab8lhar agora dOis diu par_IE como a
horrenda eeca que determinou esta calamidade contlnua. ~ wz geral que tIermoe completa
supreaelo de for!;il em nowmbro. 0 desutre que iuo repn8eIlta pull Sio Paulo 6imen1o, e
como lie junta l aile de erlergia eI6trica a c:ri8e de ....da Canteira e a c:riIIe bulcUia. 0 mal ~
enorme. Alit 0 recuno de IJIOI\lIInIM» um mob' a Dleee1 faIl\oq; depois de .-untado, faltou-noa
'suApull 0 JelIfriamento... wrdacIeiza caWnidede... Eu podia pn!W1' tudo 110 meu neg6do
meIlCl8 -.0: Mea do Cear6 emSio Paulo".l~v.u. p.2'77~.
87 BARRETO, P1fnio. PAgiru/s Avu!sIls. RJ, J086 Olympia, 1958, p.168-169.
88 TRAV~ NeI80n Palma. MinJuIs Mem6riJu... p.248-2&9.
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