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       Como soe acontecer, todas as creates ou insti-
tuicoes humanas, no sen primeiro surto, no sen inicio,
nessa phase incipiente, ndo podem fiigir a lei do errare
humanum est. E este principle, nem por sedico, jdmais
perdeu o cunho de verdade que o caracteriza. Pelo con-
trario, reforca-o urn outro que se the incorpora, ndo so
como uma consequencia natural, sinao como sua parte
integrante: e o que, corn a denominacdo de necessitas
errandi, foi proclamado por Seneca.

       Na verdade, nao poderiamos conceber por outra
forma as manifestacoes da nossa actividade, jd do ponto
de vista subjective, jd do objective. 0 contrario, seria
querer negar a evidencia da razdo quanto aos phenomenos
por esta constatados — phenomenos de cuja constancia, si
hem que no meio de sua variedade, ella deduz leis, qual
a acima referida; o contrario, seria um verdadeiro absurdo.
Seria ainda querer expulsar do espirilo o ideal — esta
aspiracdo da perfectibilidade, que todo homem deve cul-
tivar, mourejando sempre, para delle se approximar, certo,
ndo padece duvida, de jdmais chegar a realizal-o, mas
conscio tambem de, ao seu influxo altamente sugges-
tive e benefico, alguma coisa de util poder conseguir, nao
so em beneficio proprio, como em prol da coUectividade.
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       Estas singelas consideracoes que, corn alguma /'us-'
teza, podem ser applicadas a "Revista Escolar," absol-
vem-n-a, ao mesmo tempo, das deficienclas e lacunas que,
porventura, tenha apresentado.

       Entretanto, o esforco, a tenacidade e a perseve-
ranca hdo de conseguir remover-lhe o mal; hdo de melho-
ral-a e aperfeicoal-a, de modo a poder ella cumprir o seu
programma respeito ao ensino publico entre nos. A obser-
vacdo e a. experiencia Ihe irdo, a pouco e pouco, afastando
essas deficiencias, preenchendo essas lacunas e tracando
corn firmeza a sua verdadeira directriz a meta desejada.

        Alem disto, a "Revista Escolar" continua aguar-
dando o concurso intellectual do Professorado e de todos
qudntos possam e queiram corroborar em beneficio da
educacdo da nossa infancia.

        E, nessa espectativa, alimenta a conviccdo de se
tornar um orgam efficiente no apparelho da instruccao
publica paulista.

t fc.
  •^-,
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PRATiCA^

      UMA AULA DE LEITURA

     No curso primario, grande valor tern a leitura
previamente feita e analysada pejo professor aos
seus alumnos.

     Assim, o mestre, ao ler urn capitulo qualquer,
fal-o-a corn voz clara e pausada, e corn esmerada
diccao; examihara successivamente os paragraphos,
explicando os termos nelles contidos, isto e, os recla-
mados pelo grau de desenvolvimento intellectual da
classe. Esta deve ser interrogada, corn opportuni-
dade, de modo que, finda a leitura do capitulo, ella
ja esteja senhora do assumpto.

     Em seguida, e sem interrupcao, deve o mestre
 ler de novo o capitulo. Aqui melhormente o alumno
 podera observar a boa diccao do mestre, as infle-
xoes de voz, de accordo 'corn a significasao do
 trecho — inflexoes naturaes, sem o menor vislumbre
 de declama§ao; observara .tambem as pausas que,
 nem sempre, devem ficar subordinadas unicamente
 aos signaes de pontuacao.

     Recommendados depois os alumnos, a estu-
 dar em casa a licao, lendo-a, pelo menos uma vez,
 em voz alta, reproduzindo-a, da mesma forma; soli-
 citados a manejar o diccionario, si ja o'souberem
 fazer, tudo isso corrobora para o bom exito do
 estudo.

      Dirigidos os estudantes por essa forma, o pro-
 fessor podera, quando en tender, indicar-lhes apenas
 o capitulo a ser estudado, deixando-lhes to'da a espon-
 taneidade, bem entendido, ,dentro das.normas geraes
 de sua aprendizagem.'
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              E' obvio que aqui tratamos da leitura corrente
          e expressiva, isto e, clara e comprendida, a qual
          podera ser interrompida, salvo raras excepcoes, s6-
          mente no momento do seu preparo, ou quando feita
          simultaneamente pelos alumnos — caso este que, pe-
          dagogicamente, nao constitue verdadeira interrupcao,

              Tratemos agora df por em pratica as observa-

          coes acima.

       Professor. — Ora, muito bem ! Todos voces andaram
optimamenie, hoje, na leitura. Prepararam as ligoes em casa,
como recommendei, attendendo ao que Ihes observei hontem,
Meus parabens ! Tratemos, .agora, da licao para amanha.
Abram os livros, a pagina 28. Qual e o titulo da licao^
Roberto ?

       Alumno. — As ares.
       P. —- Vou ler-lhes o primeiro paragrapho. Havia anti-

gamen!^ lima linda aldeia rercada de muitos e productivos
arbustos que florescifim na Primarera. exhalando os mais

deliciosos perfumes.
       Quern me sabe dizer o que e ""aldeia" ?

       A.—Uma pequena povoacao.
       P.—Justamente. E "productivos arbustos?"
       A. — Plantas qne dao muita fructa.
       P. — Isso mesmo.  Voce, Guilherme, comprendeu a

phrase — "floresciam na Primavera'"?
       ^, — Davam flores na estacao das mesmas, que se

chama Primavera.
       P. — E voce, Miguel, o que entende por — "exhalando

 delicio&os perfumes" ?
       ^_—Quer isso dizer: lancando agradaveis aromas.
       p, — Muito bem!  Vou continual- a leitura. Os sous

rmws, estavam contmuwnente chews de passarinhos que, entire
o tranqado dos galhos, faziam os seus ninhos e soltavam os

seus maviosos gorgeios.
       Vejamos queni e capaz de dizer isso, por outras

 palavras ?
       A. — Eu sei, professor.
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       P. — Pode falar, Joaquim.
       A. — OG ramos daquellas arvores estavam sempre car-

regados de passarps que alii faziam seus ninhos e cantavam
maravilhosamente.

       P. — Bravo, Joaquim ! Vou proseguir. No Outono se
debrucavam ao peso dos fructos.

       Que quer isto dizer, Paulo ?
       A. — Quer dizer que, no Outono, isto e, no tempo das

fructas, os galhos ficavam tao carregados que ate vergavam.
       P. — Isso mesmo. No entanto, alguns meninos male-

volos da vizinhanca, tanto fizeram que as aves deixaram os
ninhos e nunca mais se Ihes ouviu o alegre cantor.

       Vejamos que quer dizer — "meninos malevolos"?
       A.—Quer dizer: criancas mas, perversas.
       P. — Justamente. Continuem a prestar attencao a mi-

nha leitura, e acompanhem-n-a, sempre em sens livros. Dahi
em deante as arvores se tornaram tristes e silenciosas; as
lagartas, que as aves consumiam outr'ora, multiplicaram-se
corn rapidez tal que, devorando as folhas as deixavam nuas
como si estivessem no rigor do inverno.

       Entenderam bem este trecho ?
       A. — Eu entendi, sim, senhor.
        A.—Eu tambem.
        A. — E eu, professor; ate posso repetil-o.
       P. — Esta muito bem, mas eu vou lel-o de novo, mu-

dando-lhe algumas palavras, para voces entenderem melhor.
Attencao. "Desde, entao, as plantas ficaram sombrias e
mudas; as larvas, que os passaro's .devoravam antes, augmen-
taram tao depressa que, comendo as folhas as deixavam
despidas, como si estivessem na forga do frio."

       Mas, porque as arvores ficaram silenciosas e tristes ?
<^uem me diz ?

        A. — Eu, eu. . . e porque os passarinhos tinham fugido
dos menmos maus, e nao se ouviam mais os seus alegres
gorgeios.

       P. — Muito bem, Fernando ! Terminemos a leitura.
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       Os malevolos meninos, que tinham antes disso fructos
deliciosos e. abundantes, nao viram mais nenhum nas arvores,
completamente devastadas.

       P. — Que quer dizer — "abundantes", Pedrinho.
       A.—Quer dizer: em grande quantidade.\
       P. — E voce, Mauro, que significa—"arvores completa-

mente devastadas" ?         °          °       -
       A. — Plantas muito estragadas.
       P. — E' o bastante. Agora vou ler a licao toda, sem

parar; somente no fim quero que um de voces a leia tambem
e que outro a reproduza por suas proprias palavras. (Le toda
a licao.)  Leia voce, Renato.

       A. — (Le toda a licao.,)
       P. — Reproduza-a, Jose.
       A. — (Reproduz a licao lida pelo mestre e pelo

collega.)
       P. — Esta sera a ligao para amanha. Nao &e esquecam

de estudal-a bem, lendo primeiramente, senitenga por sentenca,
procurando a significacao dos termos de cada sentenca. Depois,
leiam-n-a, em voz alta, e finalmente fechem o livro e, em voz
alta tambem, reproduzam o que tiverem ccfmprendido, for-
mando sentencas curtas e claras.

                 I ANNO
                          /

              (ContinuaQdo)

     Ate ao numero 10 ou 12, deve a professora ir
muitissimo devagar, insistindo, repetindo, revendo,
applicando exercicios variados. Depois, reconhe-
cera que valeu a pena esse tempo empregado em'
•fazer conhecer e gravar os factos passo a passo.
Dado o caso. por exempio, que o problema peca
uma subtraccao, o espirito infantil tera apenas que
se occ.upar corn a idea de que a operacao pedida



'•• -'• ' •. •. -' „• ..''i. '.^,•~f'•f'\•' •'^••.i'-'''-''?'''?1''';'.'''^.- •'• '':"1-. '^•''c'''?""^.-'.1:^^'^

                        REVISTA ESCOLAR                    ' 7

          pelo problema e uma subtraccao, e nao corn o resul-
          tado dessa subtraccao, pois esse The vira esponta-

          neamente.
                         LICAO IV

       {Esta licao sera a repeticdo dos factos da 3." licao, ^
que vdo ser agora reproduzidos no quadro-negro.)

       Professora. — Traga-me dois lapis, Antonio.
       Ponha um lapis na mao esquerda e um na mao direita.
       Na mao esquerda esta um lapis', na mao direita esta

um lapis. Quantos lapis serao, si os reunirmos ?
       Alumno. — Um lapis mais um lapis, sao dois lapis.
       P. — (Tomando outros dois lapis, um em cada uma das

maos, repete, a medida que mostra, em primeiro logar cada
lapis, depois os dois reunidos.) E' isso mesmo: um lapis e
mais um lapis, sao dois lapis.

       Depois, a classe tomara os lapis e cada alumno repe-
tira, por sua vez, mostrando corn o lapis o que esta repetindo.

       A professora vae, entao, ao quadro negro e escreve:
.1+1-2. '

       P. — Este (mostrando o primeiro um) e o lapis da
mao esquerda, e este (mostrando o segundo um} e o lapis da
mao direita; sao dois lapis, que estao aqui juntos (apontando
para o algarismo dois.)

       Virao ao quadro diversos alumnos que, apontando para
cada algarismo e signal, repetirao, a principio, a historia, corn
os lapis mesmo, e depois, a mesma historia, variando o nome
dos objectos.

       P. — Agora, prestem attengao para me contarem como
e que eu digo aqui (apontando para o signal mais.) Um lapis
mais um lapis, sao dois lapis (demorando mais tempo na
palavra mais.)

        A.—A senhora leu: mais.
        P. — E' isso mesmo. Esses 'risquinhos, que parecem

uma cruz, lem-se: mais. (Faz a mesma coisa corn o signal de
egualdade.)  Em seguida virao ao quadro os alumnos, para
escrevere'm e lerem: um tinteiro mais um tinteiro, sao dois
tinteiros, etc.    .
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        P.—(Pegando dois livros c dando um delley a um
alumno.) Eu (inlia dois livros e dci //?» ao Antonio, corn
quantos livi-os fiquci ?

        A. — A sfiihora firou coin um lirro.

        P. — Muito bem!

        Entao, puderao lodos, um a inn. rcpctir roin ol»jectos
diflerentes. ou podera inn .ilumno. qiic moslrar diff'iculdade,
repetir a operacao.

        A prolessora vac ao ijiiadri) in.'gro c rscn-vr: 2 -1 -1.
        P.—Aqui (aponlando para o algai-ismii //(»(.s) eslao os

dois iirros (juc cu tiuha. Mcnos (apontando para o signal)
um lirro <}iie cu dei ao Anionio (apoiua o priinciru algarismo
um) fiqufi (a|)onla (i signal lie cgualtlaiir) (•(nn ;///; lirro
 (apunia o segundo algarismo um. \

        Diversos alinnnos virao if'r o i|i!<- ficou fscrilr. )»i>dendo
variar os nonu's dos objcrtos.

        P. — Agora, <'u vou lei c (|iicr(i IJIK- iiir contcni romo
i'1 que eu iligo aqui (apoiitando para <» signal inenos.) (Lf". de-
niorando inn pouri) na (»alavra inrnns.) Diga \(»«'("'. Aritiando.

        A. -•  \ senhora disse: iniiios.

        P. — Sim, ru li nieiios. que i''. sii])|»»)nliainns. rcuno si eu
dissessc: — dando, pcrdendo, cnmcndo, lii'tiwld.  (Fara exer-
cicios ein que os alumnos usrm cada uma dessas expressoes.
Tera cuidado em in*-islir que os alumnos <ligam niyn.os m
tirand^. mas nuiica: »lc dois iirn iim, fic;i u.m.)

       Virao ao quadro os aluniiios para Icrem. a medula que
forem es<'revendo.

        P. - - AllxTlo. fdca o favor fie dar a cada um dr nos
dois tor nos.

       Levantein o.^ lonios.   Quanli)s lornos It-in cada um
df iios?

        A. — Cada um de nos tern dois tor nos.

        P. — Vamos todos collocar o.s dois t-ornos sobre a
mesa. Vamos ver o que fizemos, Antonio.

        A. — Nos tinhamos dois tornos, puzemos (ff)is na mesa
e ficamofi sem tomo nenhum.
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       P. — Muito bem! Agora o giz vae escrever o que

voce disse. Escreve: 2 — 2 == 0.

       Este (apontando o primeiro algarismo dois) mostra os

dois tonics que estavam na mao. Isto aqui, quer dizer que

tiramos da mao (apontando para o signal m.enos.) Esle vem a

ser os dois tomos, que fora.m para a mesa (apontando para o

segundo algarismo dois.) Ficaiinos (apontando para o signal de

egualdadp) srm tornos ou coin nenliiim torno (apontando para

o zero.)

       Dilfrrcnics aluinncs k-rao o que fk'ou escrito. usando

sempre noines de objeclos depois dos algarismos.

       Em scguida irao uns escrcver no quadro negro e outros

ler o qiic o collega escreveu.

       Depois, a profcssora ensinara da mesma maneira, e

coin o mrsmo vapar <• rcpelicao: 2—0—2.

       P.- Alfredo. traga-me da mesa duas laranjas.

       A. — Proinpto, professora.

       P.—Bc'm; de a Antonio a inetadf das suas laranjas.

       Quantas iaranjas voce den ?

       A.   En dci uma laranja.

       P. - E com <)iiainas ficou ?

        A.   Eu fi()uei <;om iima laranja.

       P.— Entao, si voce den uma laranja <; iicou corn uma,

cada um dp voces ficou coin a mctadp certa das duas laranjas.

       Quanio <'• a include de duas laranjas ?               c

       A. - - A me fade de duas lara/ijas e uma laranja.

       P. — Fara muitos e variados exereicios, mandando sem-

pre o alinnno reparlir cgualincnte coin ujn collega, os objectos

diversos, para conhec.er l>em a significacao de metade ou meio.

       Ira de|)ois ao (juadro negro e escrpvera:

                        1 2 de 2-1

       Lera, em seguida, apontando para o que esta escrito e

fara os alumnos primeiro lerem o que ella escreveu e depois

cada um ex peri men tar escrever e ler.

       (Conforme o desenvolvimento da classe, o assumpto

desta licao pode ser dado em uma ou mais vezes.)

                                               (Continua.)
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                              AVES

                 E" conveniente apresentar o professor para este
             estudo, especimens de aves, de seus ovos e ninhos.
             Quando isto for impossivel, quadros que illustrem
             aquillo que se quer ensinar, pois e indubitavel que a
             crianca grava e guarda melhor aquillo que e adqui-
             rido pelos sentidos e especialmente pela vista.

                 Deve ainda o mestre fazer corn que os alumnos
             observem e comparem as semelhancas e differencas
             entre as diversas ordens, differengas quanto as garras

           . bicos, voo, alimentacao, etc. Precisa ainda apro-
             veitar o ensejo para mostrar a grande utilidade das
            aves, especialmente a lavoura, incutindo no espirito
            mfantil a protec^ao que devemos as aves e aos seus
            ninhos.

         Professor. — Voce me disse, Alberto, que mudou de
  residencia ?

         Alumno.—Sim, senhora; mudamo-nos para uma casa
  que tern quintal muito grande, porque mamae gosta muito de
  fazer criacao de gallinhas e de patos.

   g     P- — E para que cria ella patos e gallinhas ?
         ^- — Para os comermos e para termos ovos bem. frescos.
         P- — E' uma boa idea,, pois essas aves sao muito uteis.
         Sabe voce, Antonio, o que sao aves?
          A. — Sao animaes que tern pennas.
         P.—Sim, sao vertebrados.que tern o corpo coberto de

  pennas, dois pes, duas azas, a bocca transformada em bico e

  poem ovos.
         E quantos denies tern as aves, Alvaro ?
         A.—As aves nao tern denies nem beicos.
         P-—Sao os animaes mais. faceis de se distinguir; nao

  se confundem corn os outros, pois sao. os unices que tern
^ pennas. Mas, as aves, assim tao parecidas, nem por isso sao
 • todas eguaes. Uma's comem came, como o umbu; outras, graos,
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co'mo o tico-tico; outras, insectos, como a a'ndorin'ha; o dvestruz
corre muito; a gallinha anda mais do que v6a;'o pombo voa
longe; o pato e o cysne nadam. i     ' '   •   /          „ .

       Vamos estudar algumas aves, para vennos como •sao dif-

ferentes.
       A- gallinha e o peru tern azas curtas e patas. . . quern

ja reparou nos pes da gallinha ? Como sao, Arthur ?
       A. — A gallinha tern Ires dedos para a f rente, e urn para

traz, que fica bem livre.
       P. — E' isso mesmo. Essas aves sao gallinaceos. 0

peru e a gallinha sao gallinaceos domesticos. . . Quern conhece
uma ave muito parecida corn a gallinha, de que -os cagadores
gostam muito ?                   .

       A. — A perdiz.
       P. — Pois a perdiz, a codorna, o ma-cuco, o inhambu,

o jacu, etc., sao gallinaceos selvagens.
       E o pato, Augusto, sera gallmaceo?

       A. — De certo e.                       9
       P. — Pois nao e, rneu pequeno. Repare bern uos pes

da gallinha e nos pes do pato.
       A. — Ah ! Os pes do pato tern os dedos, em quasi toda

a extensao, presbs por urna pelle.
       P. — Dizemos que os seus pes sao espalmados; os dedos

sao presos por uma membrana. E o que rnais tern os patos
de differente das gallinhas ?

       A. — Os patos nadam e as gallinhas nao nadarn.
       P. — Ja virarn- voces que sao bem differentes. Agora,

varnos aprender que as aves que tern os pes espalmados, apro-
priados para nadar, chamam-se palmipedes.

       Quern sabe o nome doutro palmipede ?
       A.—0 marreco tambem nada.
       A. — 0 cysne.
       A. — 0 ganso.
       P. - E muito.s outros palmipedes selvagens, que talvez

voces nao conhecarn^ a gaivota, o mergulhao, o were, o jodo
grande, etc.

       E o pombo, Alcides, sera gallinaceo ou palmipede ?,
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        A.—Eu acho qiif e gallinacco.

        P. - Nao c assirn. Oliic para os ()«''s (In pombo •• vcja

 si sao eguacs aos da gaHinha ?

        A. — Nao sao. Os pes do pom!»o nao ti'-in os dedos

 unido? por membranas. Os quali-o dedos sao hem scparados.

        P. — [7 isso niesino.  F o voo (ID pombo »'• cgual au

 da gallinha ?

        A.-- Nao, srnlior.  0 pombo voa muito !>ciii r .1 gal-

 linha voa pouco.

        P. -— Sim, o pomho <'• l);-iii diflCn-iilc (ja pallinha.

 especialmente no voo. Di/emos (|iic o |)oinl»o »'• avc cotfimhina.

        Algiini t!c V()Ct''s roiiliecc outra jvr j)an'ri(!a coin o

pom bo y

        A. — 0 pombo-com'in.

        P. — Sim, esto |)onibo i'' ]iil,'r<'ssantiss!ino [>clo drsen-

volvido sentido de orienta(,;ao i^uc ))ossuc.   1'. utili/ado j)ara

 transportar cartas.  Os aviadorcs i'azfiii iiso (Irssc^ poinbos

 para darein noticias df si.   Vejam como sao iilcis !   Mas.

vamos a ver quaes sao as folombinus •n'li'dyrns <|iif lia. poie

 o poinlxi-rotiiniuin c o [.)omlio-('orrcii) sao i]oincsli<'os.

        A. — A rola.

        P. - Sim, tambcni a /uril) <• a Irnrnz. sao roloini)inas

selvagens.

        As gallinacras, palmipedes <• roloniliinas sao |)or DOS

aproveitada.s para aliinruiacao.

        E o tico-tico, o quo sera?   (»allinar<'o 011 palmipede'.'1

        A. — 0 tico-tico e passarinho.

        P. — Sim, o tico-tico »'• o (juc cliamarnos pn^saro.

        Os passaros sao aves dc [x'qiicilo |)orte, gcralmentf

canloras. Tem, quasi scinj)rc. o l»iro rcrli), frafo t" agucado.

E' numerossissima a variedadf dos passaros no Brasil.  Sao

elles que deleitam a nossa vista e embclli.^am a naturexa pela

vivacidade das cores da sua plumagom: cxtasiani us nosso?

ouvidos corn os seus melodiosos gorgeios.

       Quern conhece outro pa.ssaro?

        A. — 0 sabia.

        A. —- 0 canario.
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        .-•/. — 0 pinta.sHf.n.

        A.    A palatira.

        A. • 0 bem-tf-vi.

        I1'.    Ainda tcmos 11111 gi-.mdr innm'i'o: alguns sao bem

cui-iosos: o rnar!im-/.csca<lor. <|iic pt'sca corn o seu longo bico;

o jodo fie iiarro, <|uc faz o sen ninho de barro bem ieitinho,

coin dois andan-s; o diupim. u passaro prcguicoso, que faz u

tico-tico cliocar os sens ovos; o langfird. que e urn afamado

dansarino; »• os hcija-f lores, lao lindos e tao variados!

        Mas. n;"io •'• so por srn'm lindos os passaros quo devemos

protrgcl-o^.
        Salicni voce-- I|IK' os jiassaros sao grandes amigos dos

lavradorcs ?  Pois sao.  Kllcs dao cal)o duma porcao de in-

scctos que uao so cslragam as plantacdes, como li-ansmiltem

 varias molrstias. Comem lainl)cin as scmentes de hervas dam-

ninhas. 0 (inum c tcrrivc! cacador dc carrapatos. Protejamos.

 nois, as avff (' os sens ninrios.  Deixcrnol-as cantar ern liber-

 dadc, iT-ss.i ali<'ii(;oa(la >- inagnirica liberdadc para que foram

criadas.

        A.—Antonio eslevf nos contando, no recreio, que o

 papagaio dcllc sabf falar. E' verdade qur ha aves que falam ?

        P. — Sim, os papagaios c as araras aprcndem a repetir

 o quo ouvem iTinitas vc/cs.

        E. por voce 1111: falar fi-n papagaio. vamos contrnuar a

 nos-'a li^ao sulirc as aves.

        Antonio, voce, quo tcni papagaio, vac nos contar como

 sao os dedos (to jx'- do scu papagaio ?

         L -T^llc tcm dois dedos a frente c dois atra/.

        P. -  E' por isso que o papagaio podc trepar tao bem

 nas arvores. Que <'• mais quo ajuda o papagaio a trepar ?

         A. - 0 seu hico.

        P. -- Sim, o papagaio tern um bico curvo e bern forte.

 Como a arara c o papagaio gostam dc Irepar pelos troncos e

 galho-;, sao chamado^ trepadores.  Quern connect outra ave

 que gosta de subir pelas arvores ?

        A. — 0 pfriquito.

         A. — 0 pica-parti.
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         P.-' E o liicfiiio. voces nao (•onhrcrm .'' 'lodas estas

aves trepadoras tem linda plumagcm.

         A. - - i\ao sao COIDO (i coitado do tiriii>n. lao Icio !

         P. - - Feio. |.»('»(lf spr, mas iitil.  Salirm permit" ?

         .-?.—(?)

         P.    Comeiii a rariir dos aniinacs niorlos. (jur ciicoii-

train nos canipos. Sao. |)ois. grandi's sancadorrs.  () urubu c

bem dii (erenlt.1 das avcs (|iic ale aijiii tenios csludailo. \cnlminci

dessas come carne.   Agora a|)rciiilain que a.~. avi.'-. IIIK- sr ali-

inentain de cariK.' sao cliamadas an's de rajumi.

         (^urii) couliccr ouira a\r ljur gosta dr carnr ?   \ao

coiilicc;'in iiina (|LIC ••oslinna (•oiir-r as galliniias ''.

         A.   Lu sei. L o ^anna.

         P.   E lima quo sac a noitc ?

         -i.     All ! «'• a roriija.

        P. — ^s aves dc rapina Icin liiro r '.•..irr.i' lorlc.-:.

        E os /u/>ii'i'f< ilo .lariliin ila l.ii/, o i|ii»' --<-rao. MIx'rlo'.''

         .-/.--- En nao sci.   0 sciilior la1a (laquc!!a» avi's <)<•

pernas (•(»iii[)i'i(ias c liiro <]in' [larccr lao pesado .''

         P.   •Sao rssas nu'smas.   \ o<'r' (iissr que lt"'m |)i'i']ia~

conipridas. iiai) ilissr'.''   Pois clla.^ (•liaiiiain-'r fn'rtni!fn.\.

         Qiit-m conliccc ouira |irnialta ?

         /.    A suracuru.

         .1.- -0 fraiign d as.itn.

         A. - A Q.nr^a.

         -i.     A <-t\c, oiilm.
         -/.    A St'ru'ma.

         P.   - E o ({ticro-fun'i'o.

        1 oJa^ ir'in |)criias coinpriJas. |)csfi>^i) lon^o. <'ali<'(;;i

pequena c bico taml)cni <'oin|)!'](lo.   (rosla»n iniiilo da agiia.

mas uao iiailam.   L o ri)p;ia<;a(!o i'' qu>'. <-<»ni i-'.'.a-' (iriiias tao

compridas. as /x'riialtns uao rorrciu muito.

         A avi' ljur ••orrc lanto roitio 11111 ra\'allo. \oci"' salir i|ual

e. Arniaiido ?

         A. -  E' o avcstruz.

         P. — Sim, o avcstru/. «• a <'//»/. <|Uf »'• o nos.-.o avc^lruz.

E essas avf~. quc rorrcm. conn) sera que sc clianiatii './
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        A. — Chamani-se (orredoras.
        P. — Sim, ou aves t'orredoras. Tambem sao grandes e

fortes. Falamos da utilidade das aves gallinaceas, palmipedes,
colombinas P dos passaros. Pois (iquem sabendo que, entre
as aves de <|iic estamos falando agora. taml)em ha algumas
bem uteis. 0 urubu, ja dissemos. e importante protector da
saiidf publica: as scriemas sao lerriveis inimigas da? serpentes
(•nif consoincm lodos os annus iniiitas vidas, nao so de pessoas
romo dc animaes domcslicos; o pica-pan pcrsegue as formiga?.
cupins c larvas; o (nicro-uiiero extermina as formigas; os
tinuilis (quc sao unia ('s|^c(.'ic de ccgonlia c al}undam lias
margciis dos rios F^araguay c Parana) encarregam-se de fazer
]im[)i"za. isto ^ di- comer incrivel (]uantidade de peixes (}ue
as enchcntcs depusilam nas niargens desses rios.

        Agora, quo voces ronliecem liem como as aves sao uteis.
estoii certo dc quc nao oiisarao malar inutilnieiite unia so ave
(HI (lesti-uir-lhps os ninlios.

                  0 SYSTEMA-METRICO
                 (PAliA CLASSLS Al)EAVr\DAS)

               0 professor tcra sobrc a niesa o globo e o

          metre.   Escrrvera no quadro-negro.  em grandes

          caraclcrcs. o titulo da lic.ao: — Systcma-metrico.

               Tanto quaino possiveL |.iois sc Iratara nessa

          licao do liislorico dessf Systema, desenhara no refe-

          i-iilo quadro-negro inais (linn gloilo detertniiiando o

          equador c os tiirridianos.

       Professor.   Qucm e ca|)a/ dc me dizer o que e

system a ?

       Aluinno. -•- Quando csliidamos geographia. o Sr. nos

disse que o Brasil apresentava tres systernas de montanhas. c

nos ensinou quc systema quer dl/er reuniao, inn conjunto...

       P. -- Muito bem !  Voce lembrou-se da geograpbia,

vriido o "lolio (- t'slas figiiras. uao f assirn?
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       A. —- E\ sim, senhor. Mas, eu nao comprcndo agora
como podp haver uma reuniao mctrica.

       P- — Pois vae ver quc e muito simples. 0 rncnino nao
sabe que todas as medidas sc derivain do metro ?

       A.—E' verdade: o litre, por cxcmpio, e a capacidadr'
dum decimetre cubiro. . .

       P. —- Bravo ! J;i vcjo (jiic cntcndeu.  F, voces outros ?
       A. — Eu aclio que tarnbnn comprendi, professor.
       P. - Veer, Octavio ? Fair. entao, rncu amiguinho.
       A.—Parecc-rne quc Systcma-niflrico, qucr dixcr a r<-

uniao (if medidas e pesos que (•"•in como orife'".. como base, o

melro.
       P. — Pcrit'itamenie bem. Mas, para niaior clareza-

precisamos conhecer outras coisas.  Por isso, conit'c-arei por
perguntar o que sao mcridianos.  Quern m'o dira '.''

        A.   Eu, eu. professor.
       P. - Pode falar, Augusto.
       A.— Meridianos sao circulos quc, passando pelos polos

da terra, a dividern ern duas paries eguaes.

       P. - E como sc charnam essas partes ?
       A. — Hcinispherios.   Ha dois hcmispiifi-ios: — o

oriental e o occidental.

       P. — Optimo ! Quero qur vcnham, fm turnias, mo'--
trar-me no globo diversos meridianos.

       Alumnos. — (Indicam diversos rneridianos.)
       P. - Outra pergunta agora, e c o Julinho quern me vae

responder. Sabe voce, o (guc e o equador ?
       A. - E' unia linha.
       P. — Uma linha ?  Mas. '{lie ('specie de linha ?
       A. —• E' uma curva. um circulo que divide a terra,

passando pelos polos.

       P.—Nao; sua rcsposta na" c'.^a certa. Os circulos qu«-
passarn pelos polos, ja virnos que sao os meridianos. 0 equa-
dor e este circulo (mostrando) que divide a terra em dois
hemispherios, rnas um do norte ou septentrional, e outro do
sul ou meridional. Comprendeu?
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       A.—Cornprendi, sum, senhor. Aqui esta o equador.
(Mostra.)

       P. — Continuemos, e muita attencao ! Os sabios,
seguindo um meridiano, dividiram a distancia do equador ao
polo em dez milhoes de partes eguaes. A uma dessas partes
deram o nome de metron, que quer dizer — medida.

       A. — Essa parte nao sera o rnetro, professor?
       P. — Justamente. 0 metro e a decirna millionesima

parie da distancia do equador ao polo. Assim foi constituida
a unidade de comprimento, isto e, -o rnetro.

       P- — Quando foi que isso se deu, professor ?
       P. — A comrnissao de sabios, que levou sete annos

nesse trabalho, apresentou-o, em Franca, a 22 .de junho
de 1799.

       Conhecido o rnetro, delle se derivaram as medidas de
capacidade e as de peso.

       Ora, corno todas essas medidas crescem ou dhninuern
de dez em dez partes, charnou-se ao seu conjunto — Systema-
metrico-decimal.

        A. — E antes, corno se rnediam as coisas ?
       P. — Por meio de medidas e pesos mui diversos, taes

como a braca, o paimo, o pe, a arroba, a libra, etc., etc.
       A. — E aqui no Brasil, adoptaram logo o Systema-

metrico ?
       P. — Sim; nosso paiz, pela lei de 26 de junho de 1862,

adoptou o Systema-metrico.
       A. — E os outros paizes ?
       P. — Quasi todos os paizes civilizados adoptam o Sys-

tema-metrico.
        A. — Entao, ha nacoes que nao o adoptaram ?
       P. — Ha, como a Inglaterra, a Russia, os Estados

L'nidos, onde o uso nao e official nem obrigatorio, mas e
permittido.

;,.,,.';'.^..^,^B!^,l^k/',&it^.^_.>i',;.,,-.«^^^^
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  OS BIOS, SEUS PRODL'CTOS E SUA imLIDADE

               Ao ensinai- a formacao, as paries, o volume, em-

          1'irn. ao cstudar os rios eni seus detalhes, c de grandr

          provcito que. ao inesmo tempo, os alurniios adquirarn

          uma idea das riquc/as que occullam as suas aguas:

          dos iiinumeros services quc i)restam a irrigafae do-

          campos, a navcgacao, etc.; do fornccimcnto da energia

          t'lectrica; saiharn o grande numcro de beneficies quc

          a electricidadc proporciona as indiislrias, a ilium i-

          nacao. aos meios de transport!'; conbfcam. fmal-

           mente. todas as utilidades dum rio e particular-

           niente dos nossos.

       Professor.—Quern dc vercs Ja foi a Poi]lc-(,raiiiir '

       Alumno. -- Eu ja fui.
       P.--Que foi que voc? viu passando |)er !>aixo ilcs'a

giande ponte, Augusto ?

        A. — Eu vi urn rio.

       P. — Sim. voc? viu lima percao dc agua (•orrenir,

uiii rie.
        E corno se cliama... ((uein i'- (]iie sa1)C e nomr dfssc rio .''

        A. - - Elle e o Tiete.
        P. - Sim, o Tiete e um rio nesso, bem nosso. Banlia

iiossa CapitaL nasce c acalia no Estade dc Sao Paulo.

        Eu dissc nasce.  Eslara certo ? Entao. urn rie nasce ?

        .^.--Sirn: isto quer dizer que o rio corncca.

        P.   Cliamainos nasct'n!e dum rio ao legar ondc cISe

c(nne(;a.
        Quern de voces ja foi a Santos ? Nao viram aes lado'

do carninhe. iirna porc.ao de logares. ende a agua vein brolande

licntre as pfdras ? lima porcao dc fontcs dp agiia '.'' I in 1-10.

u.randc eu pequeno, retneca dess<- mode.

        A principie e lonte ou iiascenie, quasi sciii|)ic lie a!to

duma inontanlia.  Depois, vae desrcnde pela inontanha ahaixo

ate sc eiiceiilrar coin outre fie/inlio dc agua quc lirnidatiienie
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 tambem vem descendo. Encontram-se para nao mais se

 separarem.
        Assim continuarn essas fontes, esses fios de agua,

•crescendo, augmentando o seu volume e pujanca, ajudados por
 outras muitas fontes que vein ao seu encontro.

        (E' de provei.to o desenho d-uma fonte, deseendo duma
 rnontanha, engrossada por outros ria'chos.)

        0 Tiete, que nos conhecemos, tao grande, ja foi tambem
 pequeno, ja foi fonte. Elle nasce no MOTTO da Barra, na
 Serra do Mar, bem perto do littoral.

       E dum lado e doutro do rio, o que vernos?

     . A. — Vernos terra.
       P. — Sim, vemos terra, que e charnada margem direita,

quando fica a direita da na&cente do rio; e margem. esquerda,
quando fica a esquerda da nascente.

        (Aqui o mestre fara exercicios praticos, mostrando
corno se conhece a nascente, a margem direita e a esquerda.)

       E o fundo do rio, algum de voces sabe como se
chama ?

        A.—Chama-se leito.
        P. — Sim, leito ou alveb e o terreno sobre o qual o

rio corre.
       Eu disse a voces que o rio Tiete tarnbem acaba no

Estado de Sao Paulo. Como sera, Alvaro, que um rio acaba ?
       A.—Urn rio acaba quando vae para o mar.
       P. — E" isso mesrno. As vezes tambem as aguas dum

rio vao ter a um outro rio; as vezes, a um lago. 0 Tiete nao
desagua directarnente no mar; elle vae a um outro rio muito
grande, que e chamado Rio Grande. Elle e, pois, affluence'
do Rio Grande.                                          - •\. "(

       Agora, quero que Antonio me diga o que e affluente
dum rio ? e porque o Rio Tiete e affluente do Rio Grande.

        A. — Affluente e o rio que despeja suas aguas noutro
rio.

       P.—(Indica rios dum mappa ou dum desenho no
quadro-negro.)
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       Aqui temos uns affluentes neste lado direito do rio:-
sao affluentes da margem direita. Estes, que estao a margem
esquerda, sao affluentes da margem esquerda.

       (Desenha o Rio Tiete corn os seus principaes.

affluentes.)
       Os affluentes mais importantes do Tiete, a margem di-

reita, sao: o Piracicaba, o Jacare-Pipira, o Jacare-Grande; a
margem esquerda: o Sorocaba e o Mogy-Guassu.

       Voces ja repararam nuns homens sentados nas margens
do Tiete, segurando umas varas nas maos ? Que estariam

 elles fazendo ?
       A. — Estavam pescando.
       p._Sim. Entao, voce sabe que os rios produzem

 peixes, que constituem um excellente alimento. 0 Tiete e os
 seus affluentes estao cheios de peixes saborosos.

       Quern vae me contar os nomes dalgims peixes encon-

 trados nos rios ?
        A. — Lambary.
        A. — Cascudo.
        A. — Traira.
        A. —Bagre.
        p. — Quern conhece um que e muilo grande ?

        A. — Dourado.
       P.—Ainda ha: o jau, a piracanjuba, a piranha, e-

 mandi, e muitos outros. Estes peixes, que sao encomrados

 nos rios, sao chamados peixes da agua doce.
        Quern "ja reparou no fundo dum rio, quando as Alias

 aguas estao bern claras ?
        A.—Eu, ja. A agua estava tao clara, que se viani

 os peixinhos pulando.
        p. — Entao voce viu bem o leito do rio.  De que <'•

 elle formado ?

        A. — E' feito de areia.
        P. — E pedregulho, voce nao viu la ?
        A.—Areia e pedregulho.
        p.—Nao se lembram de ter visto, na Ponte-Grande.

 uma porcao de barcos que vem chegando cheios de pedregulho-
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c an'ia '/  Essa areia c case pedregulho sao retirados do leito
de Tiete. E, para quo sera que esses homens querern a areia

:• 11 pfdregulhe '.''
        A.    Para la/cr casas.
       P. — Nae e prepriamt'nie para fazer casas. mas a

areia »• o pcdregulho, mixiliam muitissimo na construccao das
nessa- <'asas c calcadas. na fabricacao do vidro, etc.

        Agora, cu quero sal)er aondv e que vao ler as aguas
 •crvidas das nessas casas e as aguas das chuvas qup vemos
raliir nas hecras dc lobo .'*

         l.    Vao fin liaixo da terra.

        P. — Sim, vae pur baixe da terra, inas em canos que
 ,,s i-endu/fin ao Tide. bem longe da cidade, por causa das
 impui-f/as quf Ifvam f <iue nos podcriam prejudicar a saude.
Vejarn. i)ois. ouira ulilidadf do Tiele: leva i)ara longc as aguas
 'n-vida'. coi]tril»uinde assirn para a hygiene publica.

        Vamos a vcr si os rios ainda servern para rnais algurna
 roisa y Algucni sai>p ? Alguern de voces ja esteve nurna

 (azcnda ?
         i. - Ku passci as ierias de dezeml)ro na fazenda.
        p -_ Vecc viu fa/er o fuba. a farinlia de milho e a

 <lr mandioca .''
         A. - Ku vi, inuilas vezes.
        P.   Cemo sc charna o logar onde se fa/ o fulni e a

 I arinlia '.''
         A.   Chania-sc rnoinbo.
        P. — E o quc ('• (lue faz andar as rodas do rnoinho que

 lalirica cssas coisas .''
         A. - — E' a agua durn rio que alravessa a fazenda.
        p — Sim, sao as quedas d'agua, cachoeiras ou sa'llos

 •lo- rios. quc fazern andar os moinhos.  Em muitos moinhos
 <-sa ferca eu queiJa (1'agua e transfor.mada em electricidade,

 •me faz e inesrno servico muito mais depressa e corn muito

 rncnos traljaltio.
         E a electricidade consurnida, quando accendemos as

 luzes, os ferros, aquecedores, fogoes electricos; que gasta-



  22                       REVISTA ESCOLAR

mos, quando abrimes os ventilation's, sera prerlu/.itia por ijiit'-ila

d'agua ?

        A. — Eu nao sei.

        P.—E\ sirn. e ainda sac saltud quo I'ornec.fin a rieclri-

cidade, que faz andar os bondes e actualmente os trens; (|iir

impulsiona eiiormes machinas de usos tae variados i|uanln

irnportantes.

        Vejarn so ([iianta utilidade tern os ries; (juanta ceisa l»e;i

o Tiete nos da!

        Na proxima licao voces llao de aprendcr eutras ceisa-

inleressantes sobre es rios.  Nao se esquecam do que aprcn-

deram hoje.

        A. — Sim, Sr. professor.

      NO^AO SOBRE COVERNO

      (PARA 1'MA CLASSE INFERIOli)

     Eis urna licao quc m|Ufr muito /do e cstercii

da parte do professor.
     Basta considerar que toda crianca faz melhoi

aquillo (jiie ve fazer. do que pratica o quc se llir

diz c|Ut' deve fazer.

     A Educacao Civica abrangc uma semma extra-

erdinaria de cunliecimentos, diffirfis dc cnsinar num

curso primario. iNaturalinente sprae dados a crianca.

conforrne a classe.

     Entretanto, sempre se neta que esses conhpci-

nientes giram naturalinente fin torno dos spguinlf'

pontos:   I."—idea de patria;  2."   arnor ()iic

devernos a palria; 3." — (Jeveres para coin a patria.

     Para repetir o que e patria, ha uma infinidadr

sern conta das rnais bonitas phrases.

     0 amor a patria e urn scntirnento que nos fa/.

vibrar a passagern durn regirnento, ao desfraldar da
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          iiossa handcira, ao ouvir o hymno nacional, ao cele-
          l)rar o feilo glorioso dum cidadao, etc., etc.

               Quaiilo a infinidade de deveres, notar-se-a para
          as criaiicas o (alar bem a lingua, o nao desdenhar
          as icgras da civilidade, o respeito as leis — come-
          catido. entao. |)e1o rcspeite ao chefe da nacao.

       Professor. — Onde voce mora, Antonio ?
       Alumno.   More na rua. . . n.". . .
       P. — E corn quern voce inora?
       .^.--Com papac, maniac. dois irmaoxinhes p litiia

criada.
       P. — Quern f o chefc da casa, Alfredo ?
       A.   E' o papac, a (jiiern todos obedecemos.
       P. - E seria l»onito um mcnino nao obedecer a unia

ordt'm dada pelo papae ?
       A.   Nao, senhor.
       P. - - Americo. voce da ordens aos seus irmaozinhos ?

*      A.   Nao, senhor. Qnando precise dalguma coisa, eu
pcco c uao mando.

       p—Muito licm!  E Affonse. voce manda es criados

("m sua casa ?
        '(. -- Nae Icnhe liccnca para isso.
       P.   Entae, voce os trata como seus irrnaozinlios ?
        A.   Taml)ern isse. nao. Elles sao criados da casa r

nao sao mciis irmaos.
       P.—K si o papac dcixassf dc dar erdens cm casa. e

qiic acenleceria ?
        A.—Seria lima deserdcm. porque nao sal)enarnos e

i[iif cada <|ual devia faxer.
       P.    E si aijiii lie grupo clicgasscrn as criaiicas um dia

»' nenlnim profcsser. iicm o director ?
        A. - Seria urn "frege".
       P. - Nae se deve empregar uma expressao corno essa.

Diga: licsordcm. alga/arra. grilaria, e nao um termo tao
grosseiro.

        E ix)n)ue haveria esse barulho, Armando ?
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       A. — Porque faltaria uma autoridade para nos dar
ordens.

       P.—Bravo! E quern rnanda aqui na classe?
       A. — E' o senhor.
       P. — E no grupo todo ?
       A. — 0 director.
       P. — E si eu entrasse nas outras classes e fosse dande

ordeny, seria bonito ?
       A.—Nao, yenhor; cada classe tern seu professor, e o

professor durna classe nao da ordens nas outras classes.
       P.—Muito bom! 0 rnesrno que se da no grupo, acon-

tece corn a nossa cara patria.
       A. — Ha, entao, urn director e professores para tomarem

conta da patria?
       P. — Isso, nao, mas ha o presidente da Republica P e~

presidentes dos Estados.
        A. — Como pode o presidente mandar num paiz tao

grande ?
       P. — Auxiliado pelos presidentes dos Estados.      »
       A.—E cada presidente de Estado obedece ao presi-

dente da Republica ?
       P.—Quando se trata dum interesse commum, obedece;

sinao o presidente e livre em cada Estado de fazer tudo
quanto puder, para melhorar e engrandecer o proprio Estado.
Sabe voce, o nome do presidente da Republica ?

       A.—0 actual presidente da Republica e o Dr. Arlhiir
Bemardes.

       P. — Pois bem, meus alumnos, nao se esquecam que a
elle devemos o maximo respeito, porque, respeitando-o, respei-
tamos o governo da Republica, por elle representado.

            OEOMETRIA
               UNHAS

    Um carretel de linha, uma regua, um barbante,
um metro dobradico, um nivel, um fio de prumo,
algum giz de cores, eis o material necessario,

  -   is

V^.,1                                                                       . -e:
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          a meu ver, para a professora dar uma boa licao sobre
          iinhas e snas especies a uma classe atrazada.

               I\ada e tao necessarie nurna classe. cerne uhk'i

          a attencao das alurnnas.

               Como a crianca tern a irnperiosa necessidade de
          falar c falar sempre, a professora tera o cuidado df
          Hie dar loda a lil)erdade de interrogar.  R" indis-
          rutivcl que para inanter a ordem, a prolessora ha dc
           lazcr cornprender as suas alurnnas quc a rnenina
          rducada. polida, nao fala ao rnesrno tern|)o que a
          collega. c i«;m tao pom'o a interrompp.

       Professora. - Qur vet-in voces na miuha mao '.''
        Alumna. -- Um carrelel dc linha.

       P. — Pois e juslamentc da linha que varnos lalai.

        A.  .Da quc serve para bordar. costurar '.-'
        P. - Nao: durna outra Sinba. Pois qualquer traco, a

lifira da mesa. da carteira. o encontro da parede corn outia.
<la parede corn o forro, etc.. (ormam linhas.

        A.   0 lado da rcgua e linha ?
        P. - E". Vamos ver quern rnai? me da excinpio <!»•

linlias.

        A.   A iinha do bondc.
        A.   As grclas do soalho.
        A.—As folhas da janella.
        P. - -Bern; essas linhas todas chamam-se rectos. Alice.

!race, corn o auxilio da regua, uma linha recta 110 quadiu
iiugro. Olga e Irrna, tornem o barbante que esta em cima da

 mesa. mas sem estical-o.
        A. - Fonnou-sc um arco.
        P.   A cssc arc(.> da-se o norne de Imha rurva. Quern

•'• rapaz dc me dar inn nome de objecio que tenlia linhas curvas .''

        A. — 0 relogio.
        A. — 0 tinteiro.
        A. - - 0 chapeo.



26REVISTA ESCOLAR

       P. —; Martha, venha tracar no quadro negro, uma linha
curva. Amalia, levante o rnetro dobradico.

       A. — Tenho medo, elle parece quebrado.
       P. — Pois ha urna linha quebrada tambem; forma-se

de pedacinhos de rectas.
       E a reuniao de rectas e curvas, como se chamara ?
       A. — Uma rnistura ?
       P. — Pouco falta para ser o nome exacto. Chama-se

linha mista.

       A.—Mas, eu estou vendo um peso perto da mesa.
Sera a.inda outra especie de linha ?

       P. — Ah ! minha curiosa ! Venha erguel-o. Como fica
a linha do peso ?

       A.—Bern de pe. A linha recta nessa posicao tern
al^um nome especial ?

       P. — Tern, sim. Chama-se vertical. . . Que esta voce
dizendo, Leonor ?

       A.—Que ainda ha em cima de sua mesa urna coisa
que nao vernos bem.

       P. — Nao gosto que se diatraiarn; diga-rne agora, como
se chamam as linhas que tern a posigao do fio de prumo, que
acabamos de ver ?

       A.—Nao sei, nao, senhora.
       P. — Pois vou repetir: linhas verl,icaes. Veja la o que

aconteceu corn 'a sua falta de attencao ! Venha ver agora o
([ue queria.

       A. — Para que serve essa bolhazinha no meio dessa
agua ?

       P. — Quando a bolhazinha esta bem debaixo deste
metalzinho, indica que a mesa esta em posicao horizontal.

       A. — E' uma linha deitada, nao ?
       P. — E', sim. Falta-nos apenas uma linha entre a ho-

rizontal e a vertical. Que faz voce, Duice, quando cumpri-
rnenta as pessoas ?

       A. — Inclino urn pouco a cabeca.
       A.—A linha se chamara—inclinada ?
       P. — Optimo ! E' isso mesmo. Agora, temos concluido.
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       Repitam os nomes das linhas, apontem na pedra as
divcrsas especies e digam como ellas sao.

       A. — Recta: uma linha bem direita.
       A.—Curva: uma linha arqueada.
       A.—Quebrada: uma linha composta de linhas rectas.
       A.—Mista: urna linha composta de rectas e curvas.
       A.—Vertical: urna linha como a do fio de prurno.
       A.—Horizontal: uma linha deitada.
       A. — fnclinada: urna linha pensa para um lado.
       P. - - Na proxima licao havemos de fazer uma serie de

exercicios sobre as linhas estudadas.

        LINOUAOEM ESCMTA •

               0 LIVRO

     Que difficuldade encontra o professor em obter
trabalhos ainda que mediocres de seus alumnos !
Que carinhas desconsoladas, quando lem no quadro-
negro o titulo duma composicao !

     Como remedial- a este aborrecimento ? Si,
quando se trata dum recreio, toda crianca se expande,
tagarella, acha phrases e phrases sobre o mesmo
assumpto — nao seria acertado fazel-a falar e falar
hastante sobre o titulo da composicao ?

     Si nao for possivel escrever nesse dia, sem
avisal-os, deixar-se-a a composicao para ser redigida
na proxima ligao.

     Sem avisal-os, porque achariam facil trazer de
casa certos auxilios — as collas.

     Pretendo que todo professor deve ser, em ex-
tremo, severe para a colla e os colladores. A crianca,
o alumno que colla, apresenta um trabalho que nao
e seu; a nota nao e sua tambem. E' uma especie
de mentira, a que fica habituado. Um professor
zeioso fara comprender aos seus alumnos, qualquer
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          que seja a classe, quc urn trabalbo mediocre, ma~
          proprio, esforc.ado, vale mais. rniiilo rnais, do que
          uma colla. Alem disso, o quc adeania a um alurnuo
          cuganar aos outros ? 0 enganado sera die proprio.
          die o sacrificado, die o ignorantc; sahira, talvr/.
          da escola Icvando no l)oletirn uotas bonilas. pon'm
          pouco ou ncniium conhecirncnio do- livro-- i)m'

          apenas copiou.
               Ao professor >'om|)ct<' o cuidado dr vigiar 11

          rnais possivd sens ;>1umnos, ol)scrvar seriamcntc ,1
          applicacao deste. a intdligdicia daqudlc. animal o
          fsforcado (iue pouco ou nada conscgiif. rorngii 11
          qiie aprcscnta capias de collas. dc.

       Professor.    Qiiaiilas |)art(- prmcipucs \oc('' ol>sciva

iiiini livro, Romdi '.''
       Alumno. - Duas: a rapa c as lollias.

       P. — Como podc sPr a ca))a dum livro ''. l{fs|)oiidaiti-inr

.ilsiiiis alumnos.
       A. — Bonita.
        A. — Colorida.
        A.   Cheia dc I'iguras.
        A. -- Dura.
        A. — De couro.
       /(.---Molle.
        A. - A capa podf ter ifdios dourados.
        P.—E as follias do livro ?
        A. — Podern s?r grossas.
        A. — Illuslradas.
        ,4.—Ter letras grandes.
        A.—Ter Idras rniudiiilias.
        P. — E o pa pel ?
        A. — Ser arnardlo.
        A. — Fino.
        A. — Ordinario.
        P. — E o que se nota nas costas do livro '/
        A. — Alii esta escrito o nornc do livro e de qiiem o iez.
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       P. - Do auloi. uao c ? E quanto ao tamanho, que me

di/<'iii do livro ?

        L - — Ih ! quanta coisa !

        A.   Grande.

        A.   Grosso.

        A. - Comprido.

        A.   Fino.

        A.    KII ja vi livros bern pequeninos.

        !'.   Quanlas pessoas trabalhararn para fazer inn

livin'.'' Sao capaxeri dc me dizcr ?

        '/.    0 aiilor |)riindro. nao e ?

        P. — Sim. cxactarnenle.

        A.- 0 typographo.

        A.   0 rncadcrnador.

        A. - I)c|)ois o done da livraria o guardou ate nos o

fomprarmos.

        P. -   Para que ser vein os livros '.''

        A.    Para cnsinar todas as coisas.

        A. •— Ha livros para dentistas.

        P.   E para quern rnais ?

        A.   Para advogados.

        A.    Medicos.

        A.    Pliarinaccuticos.

        A. — Engenhdros.

        ./. -  Nossas hislorias do Brasil.

        A.   Gcographias.

        A.   Livros quc pnsinam a cozinhar.

        A. - Bordar.

        1. — - Dansar.

        A.    Livros rhdos dc poesias.

        A.    So dc historias.

        A. -• Chdos dc viagciis.

        A.   Romances.

        P. - - Voces gostarn de livros ?

        A.   Eu gosto muito.  Tenho em casa urn livro i|u<'

ensina como a gente deve andar na rua, o que sc deve fazea'

em casa: urna |.>orcao de coisas (|U(1 die ensina.
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       A. — Eu gosto de ler as historias do men livro, quando
chove e nao posso brincar no quintal.

       P. — Sabem que ha livros que nao prestam ?
       P. — Papae nao quer que eu leia qualquer livro.
       P. — Faz muito bem. Quern gostaria de tornar veneno

em logar de beber urna coisa gostosa e boa ? Pois ha livros
que pervertern a alrna, corrornpern o coracao e exercem urna
influencia ma em toda nossa vida. Cuidado corn os livros

rnaus !
       Falamos bastante sobre o,s livros; a-gora quero ver corno

vao falar os lapis e as pennas.
       Para auxilial-os escreverei no quadro negro:
       Partes do livro — Capa — Folhas — Papel — Tamanho

— Pessoas que trabalharam para fazer o livro — Para que
servem os livros — Livros dos quaes devemos fugir.

       Escrevam bem, assirn corno falararn, que ficarei rnui
satisfeito.

               BOTANICA

                A FL6R

     Nao lia rneio mais pratico e rnais seguro do
que enslnar, fazendo o alurnno observar o que
aprende. A licao torna-se mais interessante, as
criancas mais anirnadas e o resultado e admiravd.

     Para a licao sobre uma flor completa, a rosa
silvestre se presta bastante.

     Sera, portanto, necessario o professor munir-se
de ante-rnao dessas flores e, si for possivel, de
tantas rosas quantos forem os seus alurnnos, pois
assirn cada qual exarninara livrernente as partes que
for aprendendo.

     Para que a aula tenha o cunho pratico que deve
ter, o professor encarninhara a licao para o modo
de cuidar das plantas, a utilidade das flores, etc.
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               Si se tratar duma classe adeantada, os alurnnos
           farao uma especie de quadrozinho de desenho, onde
           representarao o calice, as petalas, o pistillo, etc.

       Professora. — Recebi, hoje, este bonito ramalhete e veiu
muito a proposito.  Porque sera ?

        Alumna. — Porque vamos ter uma licao sobre as f lores.
       P. — Justamente. E, como tenho muitas, vou distri-

l)uil-as; cada alumna tera sua flor para examinal-a a vontade.
        A. — Poderernos guardal-a depois ?
       P. — Certamente, sera urna lembrancazinha da nossa

licao.
       A. — Que flor b.dnita !
       P. — E', sirn, porern nao se trata da belleza da flor

mas do seu exame, do seu estudo.

       Cornecernos pelo cabinho que ella tern. Algurna de
voces sabe o nome proprio desse cabinho ?

       A. — Eu nao sei.
       P. — Escutem bem.  Esta hastezinha verde chama-se

pedunculo.
       E que mais voces notam ?
       A.—Um pelotinho verde.
       P. — 0 pelotinho e uma parte do calice, e voces nao

arliarn rnesmo parecido corn um calice ?

       A. — E' verdade.
       P. — Serao capazes de me dizer o nome dalguma flor

em que o calico seja bem visivel ?
       A. — 0 cravo.
       A. — 0 jasmim.
       A. — 0 goivo.
       A.—A flor do feijao.
       A. — E estas folhinhas que saem do pelotinho, tambern

tern nome ?

       P. — Tern, sim. Sao sepalas.
       A. — E que bonita cor tern esta flor !
       P. — Voces conhecem rnuitas cores de flores ?
       A.—Amarellas.
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       A.—Brancas.
       A. — Roxas.
       A. — Vermelhas.
       ^.--Ha de todas as cores.
       P. — Verdes, tambem ?
       A. -- Eu ja vi rosas verdes.
       A. — E as rosas azues ? Ha mesrno roseiras que dao

essa? rosas assim ?
     • P. — Si as verdes sao naturaes, as azues sao artificiaps.

       A. — Corno assim ?

       P. — Si voces quizerem ver como isso acontece, vamoi-
collocar esta margarida aqui no meu tinteiro corn tinta verme-
lha. Verao, no fim da aula, como ella estara colorida.

       /l.--Mas, como se chama essa parte, a mais honita da

flor?
       P. — Chama-se corolla.
       Agora vejam que a corolla se compoe duma porc.ao dp

folhinhas, nao e ?

       A. — E a senhora vae tambem contar-nos o nome y
       P. — Vou. Cada folhinha e uma petola.
       A.   Que nomes parecidos: sepala, pelala.

       "P. — E' precise nao confundir. Que e sepala, Juditli ''.

       A. - A folhinha verde do calice.
       P. — E petala, Olivia ?
       A.—A folhinha colorida da corolla.
       P. — Examinemos agora estes fiosinhos. Que notam Y
       A. — Todos tern emcima, como que uma cabecinha de

alfinete.
       A. — Ha uma porcao eguaes. Uns amardlinhos, ouiro-

quasi pretinhos.

       P. - — Chamam-ae estames. Ponham a pontinha do dedo
na cabecinha do alfinete, como disse Alzira. Que notaram ?

        A. — Ha um pozinho amarello.
       P. — A cabecinha do alfinete e a- anthera e o pozinho..

o pollen. Guardarao ainda estes nomes ?
        A.—Guardamos, sim: anthera e pollen.
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       A. — E' esse pozinho, esse pollen, que a abelha procura
para fazer a cera ?

       P. — Nao. A cera e produzida pelas proprias abelhas.
0 que ellas procuram na flor e o nectar corn que fabricam. o
mel. Nunca observaram ?

       A. - - Eu, ja; em casa ha uma criacao de abelhas.
       P. - Resta-nos apenas examinar bem o centre da nossa

flor.
       A. — Eu desfolhei a minha, sem querer.
       P. — Nao faz mal. Traga-m'a, para mostrar essa parte,

que vou desenhar no quadro negro. Voces vel-a-ao melhor.
       A. — Sao tres partes ?
       P.—Sao, sim. (Mostrando.) Estygma, estylete e ovario.
       Diga-me, Olga, que e estygma ?
       A. - • E' o corpozinho volumoso, na ponta do pistillo.
       P. — 0 estylete, Laura ?
       A.— \^ o fiozinho duro que supporta o estygma.
       P. - — E o ovario ?
       A. — E' a bolinha que fica bem ernbaixo. Parece que

esta dentro do calice.
       P. — Muito bern ! E' ahi que crescem as sementes para

produzirem novas plantas.
       A. — E o cabinho pequenino da anthera, nao tern

nome ?
       P.—Tern, sirn, rninha pequena. Esqueci me delle: e

o filete.
       Mas, vejamos uma coisa importante: voces conhecem

alguma utilidade das flores ?
       A. — Servem para remedio.
       P. — Sao capazes de me dar um exempio ?
       A. — A violeta serve para xarope.
       A. — A papoula, para tosse.
       A. — As f lores do sabugueiro, para o sarampo.
       A.—r As flores da laranjeira dao extractos.
       A. — As violetas tambem dao extracto.
       P. — Sim. Mas; para que as flores se conservem

bonitas, vicosas, que e precise fazer ?

,a-
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         A. - - lu'^al-as.   Tralar ilrll.is kiinliriii.   I'.iii ca~;( 11

jardineiro <!i/. ilur a-' 1 lores Ilir iiao iiuiilo lialiallri.

         P.---Pois i"' as-iin im'snio: naila sc irin. iiji!a -'•

ad«juire. sciii Iraliallio.   Mas. I|IK' iom alrm'i' il:1ii ci iin~~,( 'al;i

t'stas tjorcs toda''. \ori"'< nao ;irli.ini ?

         A. — Our liouilo. lursino !

         P.—-TCU) ra/ao.  A liora ila ln'ao |)a'sini-.^r.   \a |>r"-

xima aula i'('coi'(lai'<'uii)s o quf lio|c aprciKlciiio^. pLira clrpi>]~

esiudarmos o Iruclo.   I'f^o. ;'ii|in'll;i~ i]iir piii!<-n-ui. tr.i/.rrriii

algiirnas fi-iida' para (•\aiiiiiiarifii>^. sini ?

         A.—Kit Irarci. |)i'olfssoT;i.

         A. -- En lamli'.'iii.

         P.—Pois   ^ini.   M:i> n:1ii \;1o roinrl-a-. .iiiir- i.lr-

esludal-as. lifin !

DESC.OBSUMENTO 1»0 BKASIL

     Toda rriaiK'a ^osia ilr hi'loria-.  Quaiil.i ri)i-j

nao si' <-i>iis(-u;iic <id!a, lima vc/, quc. ronio rrcom-

ppiis;i. sc Ilir ))roinrlla coiitar uma liisloria !  i-'in'ijiit-

o profrssor nao lia df prociirar |»e(|iieiios inridpnie'-.

mai> ou mciio' ii)[frcssaii(<'s, para adaplar ao~ lado'

itiiporlanirs di3 iiossa Hisloria Palria ?   Alem (i"

fado. aprcs^ntar o rdralo do vulto i]iu' so)»rfsa<".

aoontar no ma[)jia o logar ondc sc drii o aconlt"<'i-

mdilo: ()cscrc\rl-<i, como si o livcsse \isto.   E im-

possivd ijiir a criaiica nao conserve cssa liiston^

para scmprr.
     Siij)|jonliainos o (Irscoiirimi/iilo do Brasil. I in

rna|jpa dc Portuga!. <-m I|IK' se vcja bcni clarn r

iionif dc Lisboa c o rio Tejo: o inappa-rnundi. ^

afinal o inappa do Brasil.



               Ouando for posslvd, o fdrato de Cabral, urna

          copia da primeira rnissa. etc.
               0 professor (|uc de nada se descuida, colle-

          cciona. daijiii f dalli, corta pedacos de revistas, etc.,
          dr.. c Idii sempre lima ainpla provisao.

               Comquanto a licao dc Historia se preste rnui-
          tissimo a narracoes, attender a crianca curiosa que
          intfrroga. r sempre de excdiente resultado.

       Professor. —- Quc paix r rrpresentado por este mappa ?

       Alumiio.    Portugal.

       P. - Saltf. Oscar, ondc fica Portugal ?

       .'/. - Na Europa.
       P. -  Conliecdii oulros paizes da Euro|)a '.''

        A.- Italia.
        A. - Franca.
        A.    Inglalcrra.
        A.   Allemauha.
       P.    E' liaslaiilc. Qua] c a capital de Portugal ?
        A.   Eu sci. K' cssc norne escrito cm Idras grandes

--Li-boa.
        P. - E' isso mesmo.  Pois um dia houve uma testa

inuito grande nessa ddade.
        Os sino> da ermida dc Belem repicavarn alegres, con-

vidando o povo ])ara cnlrar na igreja. Celeln-ava urna rnissa
solcmnc um t)ispi}—D. Diogo Ortiz.

        Quern fiilrou la nesse dia. viu o rei de Portugal assis-

lindo a ceritiionia.
        A. - Como se charnava es.se rei ?
        l>. — D. Manud. Bem pcrto do rei, ern pe, nos degraus

do tbroiio. estava urn homern.

        A. — E o nome ddle ?

        P.  - Vejam este rdrato.
        A. — Pedro Alvares Cabral. Ih ! que barba cornprida

 die tinha !
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       A. — Que roupa exquisita ! Ja faz muito tempo, nao ?
       P. — Faz, sim. Quando acabou a rnissa, ate o rei D.

Manuel acompanhou Cabral e a rnarinhagem toda para... o

porto.
       A. — Elles iarn embarcar ?
       P. — lam fazer urna viagem para a Indias.
       A. — Sahirarn nesse rnesrno dia ?
       A.—Nao; no dia seguinte, a 9 de rnarco de 1500.

       Vejarn aqui no rnappa-rnundi por onde dies iarn pas-
sando. Chegaram, no dia 14, as ilhas Canarias.

       A. — So cinco dias depois ?
       P.—Sim. E no dia 22, a ilha de S. Nicolau.
       A. — Mas, eu vejo ahi tantas ilhas !
       P. — Corno se charna um grupo de ilbas ?
       A. — Archipelago.
       P. — E este charna-se arcliipelago de Cabo-Verde. Neste

ponto desgarrou-se urna nau. Dahi ern deante, dizern muitos
historiadores, para evitar as calmarias da costa da Africa,
Cabral afastou-se tanto e tanto, que afinal, no dia 21 de abril.

percebeu signaes visiveis de terra proxirna.

       A.—Que signaes erarn ?
       A.—Hervas, prirneirarnente. No dia seguinte. pda

manha viram aves e pela tarde avistaram um monle.
        A. — Estava descoberto o Brasil ?

       P. — Estava, sim. Derarn ao rnonte a denorninacao dc
Monte Pascoal, por ser visto na oitava da Pascoa.

        A. — Desernbarcararn logo ?
       P. — As naus rnenores puderarn parar perto dum rio,

mais tarde conhecido pelo nome de Rio do Frade.

        A. — E as rnaiores ?
       P. — Esperararn, ate que Affonso Lopes, um piloto,

costeando a terra, encontrou um excellente porto.
        A. — Deram tambem logo nome ao porto ?

       P. — Sim, baptizaram-n-o corn o nome de Porto-Seguro.
E Cabral, nesse dia 25 de abril, recebeu dois indigenas a bordo.

        A. — Que fizeram depois os portuguezes ?
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       P. — Cortararn uma grande arvorc, fizeram urna cruz.
er^iifi'am iim altar c afinal todos assistiram, em terra finne.
no (lia I." dc maio, a primdra missa que sc disse no Brasil.

       A. -- Quern a cdebrou ?
       /-".   0 trade Hcnrique de Coirnl)ra.
       .!.    Porque o Sr. dissc dii terra finnc.
        P.    Porque ja o trade tinha cddirado ouira missa.

iniin ilhco.
       .-/.    C.onio sc soulic toda cssa Instoria .''
       /-'. — Havia na armada um cscrivao (|iif toniava nota

(|r liido - - Pcro Vaz Caminlia.
       .(.   E o Hrasil quc nomc teve ?
       P.    Primeiro, I1ha dc Vcra-Cruz. pon|uc Cal)i-al pdi-

soii i)iic era uma ilha; dc|)ois. Terra de Santa-Cruz.
        A.   E o nome dc Brasil doiidc salmi ?
        /•'. - Duma madcira quc coine(;aram logo a vender, e

quc fi-a da cor da In-asa. Os ncgociantes ate se cbarnavam

lirasildros.
       .(. - Como D. Manud souiic da dcscoberia 't
       P.   Calu-al mandou-llie um aviso, dizdii alguns. por

Cas|)ar dc l.cmos. c. oulros. por Andre Goncalvps.
        A.--E Cabral ariui ficou?
       P   Nao, die scguiu |»ara as Indias.
       ./.    Qu<- Ic/. D. Manud, quando Hie rhcgou a nolicia

iln (Ic-coliriniciilo y
       P.    0 rci, conlcntis-imo. I'cz aimiitK-iar a diversos

pai/r-. rssa Idi/ iiolicia.

   povrn c DO PKO(;HAMMA DI-; ENSINO

             PAKA 0 2." A\NO

     Antes de deseiivolvcr o assumpto que constitue

olijcdo de nossa licao, scjani-nos permittidas algurnas

consideracocs gcracs sol)rc urdem, disciplina e ensi-
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narnentos occasionaes, que devern ser observados ern
toda aula do curso primario e particularmente na
que ora vamos iniciar.

     Ao professor, antes de comecar sua aula, cum-
pre exigir silencio completo, carteiras cobertas s6-
mente corn as pastas, lapis e canelas nos respectivos
logares; nao consentir a sahida de alumnos, salvo
em caso fortuito, ou urgente, e sobretudo a maior
attencao possivel.

     E' necessario assim proceder, porquanto as cn-
ancas de hoje tern verdadeira obsessao pelo desenho,
principalmente depois que appareceu a revista cine-
matographica—"A Scena Muda"—que fornece a
criancada innumeros modelos. 0 professor precisa,
pois, fiscalizar muito a disciplina de sua classe.
No decorrer da aula nao deve perder o ensejo que
se Ihe deparar, para estimular seus alumnos, quando
obtenha delles respostas certas e claras as suas per-
guntas; quando demonstrarem ter urna idea exacta e
nitida do que estao falando.. Nao perder toda a
feliz opportunidade que encontrar, para estudar a
psychologia das criancas, despertando-lhes bons sen-
tirnentos, corrigindo-lhes os maus habitos.

     Antes de comeQar a aula, deve ainda o professor
munir-se do material de que for precisando no decor-
rer da mesma. Assim, por exempio, para dar a
aula em questao, o mestre, antes de ensinar as cri-
ancas os limites do E. de S. Paulo, precisara pri-
meiramente fazel-as cornprender o que e urn estado
Para isso deve ter em maos: o globo terrestre, o
mappa das Americas, o do Brasil e o do E. de S.
Paulo. E' precise notar bem que nesta aula o pro-
fessor vae ensinar as criancas somente o que e um
estado, pois deve-se presumir aqui, que die ja tenha
ensinado muito bem, a terra, suas denominacoes, con-
tinentes e paizes.
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        Professor. - Veer's prestern rnulla attencao. Ja apren-

i lei-am no priinciro anno. •• eu ja ensind aqui. ([lie esta bola

representa o . . .

        .Alumnos. — Mulido.

        P. - - on a ...

        .-L—Terni.

        P.- 0 inundo i'' 1'ormado dc...

        A. - - Terra e agua.
        P. - Coiiio sc ehamam esses pedaeos u;raiides de terra

ime \oees e-tao \einlo aqui '.''

        A.    Conlinentes.
        P. - - Muilo liein ! Agora voee, Mario (vejam bem, so

 tala o Mario, ningiiem mais lala !) em <iue coiitinente nasceu ?

        .-(. -   Eu nasei no (^oiiliiiente Novo.

        /'.   Muilo liem ! Adeantc, Joao: que norne rcceberarn

 a' lerras i|iie fonnam o Novo Continentf '.''

        A. — America.

        P. - Rravo ! Sente-se. Voce, la embaixo, deixe o lapis,

 e presto muila atlen^'ao. Voee. l.ui/, ollie l»em para este rnappa

 das Amerieas. Kllas nao eslao di\ididas tuima porcao de

 pedacos de varias eores .''

         A. — Eslao, sim, senlior.

        P. — Como se ehama cada pedacrnlio ?

         A. -  Cliama-se inn pai/.
        P. - Ik'in. Voee, Milton, em line pai/. nasceu ?

         A.-- No Brasil.

         P.   Eiilao, o Brasil e um paix da...

         A. — America do Sul.

         P.-  Bravo, muilo bem ! Agora, a dasse preste rnais

 atleii<;ao ainda. Olbem l)em l)ara esle mappa graiide. Elle repre-

 -enta o nosso grande. . .

         A. — Brasil.
         p.—Justamente. Depressa, Renato, diga-rne logo: o

 Rrasil nao esta dividido inirna porcao de pedaeinlios de varias

 (.-ores e de diversos tarnanhos ?

         A. — F^sta, sim, senhor.
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       P. — E sabe voce corno se chama cada pedacinho
destes ?

       A. — Nao, senhor.
       P. — Bern, eu vou ensiuar. Todos prestern rnuita atten-

cao. Sente-se, Renato. Voces ja virarn que cada pedaco grande
de terra em que o rnundo esta dividido charna-se um. . .

       A. — Continente.
       P.—Ja virarn que a America e urn. . .
       A. — Continente.
       P.—Virarn mais que a America esta dividida ern di-

versos pedacos charnados. . .
       A. — Paizes.
       P. — Aprenderarn tarnbern que o Brasil e urn. . .
       A. — Paiz.
       P. — Virarn ainda ha pouco que o Brasil esta tarnbem

dividido numa porcao de pedacinhos, nao e ?
       A. — E\ sim, senhor !
       P. — Agora eu vou contar a voces que cada pedacinho

que estao vendo aqui, chama-se—estado. Nao se esquecam:
— estado. Como se chama ?

       A. — Eslado.
       P. — Muilo bem ! Na proxima aula continuarernos.
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       0 ESTUDO EXPERIMENTAL DA CRIAN^A

                                    (J. PoiRY.—Trad.)

                        (Continuacao)

     0 estudo experimental da crianca precisa, para suas inves-
tigacoes, do arsenal e dos mstrumiento's cornplicados e deli-
cados da psycho-physica, e para suas informaco'es sobre os
phenomenos da consciencia, uliliza e interpreta os attestados
dos educadores, dos paes, levando tambem 'em conta a propria
rnemoria das criancas. Este .estudo forma urn rarno da An-
thropologia, e accurnula dados anthropornetricos do mais ele-
vado interesse, rnedindo pacienternente todas as partes do corpo
durna crianca nas differentes edades e nas mais diversas cir-
cumstancias de raca, condicoes sociaes e climatologicas.

     A escola offerece um campo de invesligagoes admiravel-
mente preparado ao estudo experimental da crianca, e ainda
qup a escola nao seja apparelhada para servir de typo de ex-
periencia, a adminislragao de varies paizes, autoriza, ainda
rnais. organiza investigacoes pedagogicas .em suas escolas, corn
o elevado firn de que taes investigacoes produzarn um benefi-
cio no futuro.

     A Allemanha, Belgica, America do Norte, Suecia e Dina-
marca estao na vanguarda dos demais paizes quanto a esse
estudo. Mr. Binet cita como exempio a cidade de Breslau,
onde os magistracies, anciosos per saber si os programmas de
ensino nas escolas e lyceus de sua cidade eram exagerados e
produziam fadiga intellectual aos alumnos, commissionaram,
officialmente, um psychologo, para determinar o grau de can-
saco intellectual experimentado pelos escolares das differentes
classes no fim dum dia de trabalho.

     0 governo de Arnberes, por iniciativa do Dr. Desguin,
rnuniu sua's escolas primarias dum 'laboratorio de Pedologia,

i.^-^r-j{'<H,.i'. ™'- .<',... •;.• "  • •"i''. .Aii-.- -t . ' •^^-^.'•x<.'•-'..lV.'-'.;?S.•.ll:,•£.i3'•'y<f>:^'•^A'£.•.'?S
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cujo director, o Dr. Schuyten, tern ifeito verificacoes rnuito
importantes sobre a attengao, mernoria e cansaco intellectual.

     Em Bruxellas, os Drs. Moor e Daniel, adjuntos a
escola de criancas retardarias dessa cidade, tern contribuido,
poderosa'mente, para a rnethodologia especial, corn suas expe-
riencias e seus escritos nas revistas scientificas.

     Gracas a iniciativa official puderam emprender-se tra-
balhos como "•0 estudo experimental das criangas", publicado
nos Estados Unidos, por Mr. Arthur Mac Donald, do "Bureau
of Education" de Washington, um especialista de grande valor.

     Mr. Mac Donald, foi autorizado a praticar urna investi-
o'acao pedagogica nas escolas de Washington. Elle observou,
corn cuidado e vagar, subnfettendo rnilhares de criancas a nui-ne-
rosas experiencias, cujos resultados offerecern tanto rnais
interesse notando-se que esta cidade, sede do governo, reune
uma populacao rnuito lieterogenea, que apresenta typos de
todos os Estados da Uniao. 0 autor poude, por conseguinte,
entregar-se a nurnerosos estudos co'mparativos, quer sob o
ponto de vista psychologico, quer sob o ponto de vista anthro-
pologico, e deduziu abundantes conclusoes irnprevistas sobre
o desenvolvimento intellectual parallelo das criancas da raca
branca e preta, comparando ao mesmo tempo as aptidoes rnen-

taes dos rneninos e das menrnas.
     Nao entrarernos nos delalhes destas condusoes, a rnaior

parte das quaes interessariam a urn especia'lista ern anthropo-
logia. Nao obstante, algurnas dellas nos parecern irnuito cuno-
sas e dignas de serern rnencionadas. I." — Filhos de paes
 de nacionalidades diversas, parecern rnenos aptos quanto
 as suas qualidades intellectuaes.  2.'1 — As rneninas rnos-
 tram-se superiores aos meninos em seus estudos, mas entre
ellas existe muito maior numero de capacidades mediocres.
3.'1 — Quanto rnais avanca em edade um menino, menos ten-
dencia tern a ser um alumno brilhante em seus estudos, excepto
ern desenho, calligraphia e trabalhos rnanuaes.  Existe urna
extraordinaria excepcao a esta regra: a crianga de cor segue
uma rnarcha contraria, isto e, quanto mais avanga ern edade,
rnais brilhantes sao suas aptidoes.
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     0~ fades alcaiicados IK! trabalho de Mr. Vlac Donald, nao

sao \agas im|)i'ess6es. Sao o rrgisiro dum numero consideravel

de oliservaeoes classifieadas em nuirnerosos (|iia(lros e repre-

seiitailas eni inleressantes scliemas.

     Max Mil I ler dizia:  "Todas as seienrias naturaes coine-

earn [(da analyse; passam ilepois a dassifieacao e termmam

pda llieona ".

     Fin Pedologia — a sciencia natural da inf'aneia — a ana-

]v-e i.lesenvolve-se ad ivaniente. sua dassil'k'aeao coineca a

preparar-se.
     Coiivein evitar, nao djstanle. divagacoes philosopliicas

altsiirda--. e rciiiiir lodas as paclenles energias. para recolher

e agnip;ir os lados (|iie. desde logo, sejam necessarios

eonlieeer.

A IMAOSNA^AO E SUAS VARBEDADES NA CRIAN^A
                               (F. QlKVRAT.)

       A LEI PSYOI!«LO<l;H:A DA ASSOOAf.AO E SUA
                           FECUNDIDADE

              A Ifi |>-yfh<tlosn'.i da associa^-ao. — A-.-ocia<-ao das imagens

       na l'orin;n;ai» <l;is idf.is. — fapcl i»B-r<!oiiiiii;iiil<- das sensacof. e

       iniagcns t.ict<-is-in>isciilar<--. vi.oiiips •• ;indliliv;«s. — A synlhesc das

       iniiigfiis, <>iK'ru<lii i>cl;>- palavriis. — Iniagdis vcrbsit-s. — As asso-

       (•i.x-ot's «l;is innaRrti"., i(l<'-ii-. f palavra.s ('oriu-fcndo a inilelligenria

       lodos «•» —•us malfriaf?.. — 0»in«> ct»iisfiiiiicnn'i;i, deve-sc procurar

       ii r;iy.ao <la tlivrrsidadf dos (•spiritos.

      A propriedade de nossas sensagoes fugitivas de, por si
niesmas, reapparccerem sol) a forma de irnagens, lonia possivel
o conheciinento, pois ahi enconti-a o espirito rnateriaes dura-
<]ouros.  Entrdanlo. die apenas obteria fracos recursos sern
a Id fundamental, que rege nossos estados de consciencia —
a lei da associacdo, em virtude da qual todos os faclos, simul-
tanea ou successivarnente conscientes, tern a propriedade de
rdacionar-se uns coin os outros e isto coin tanto mais forga e
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duragao, quanto a contiguidade for rnais viva, prolongada ou
frequente, rdativarnente a nossa percepgao.

     Assirn, quando minha vista se extende sobre urna paisa-
gern, u'm canteiro esmaltado de perfumosas f lores; quando
assisto a uma representagao theatral na qual os esplendores do
scenario egualam as magnificencias da harrnonia musical, rneu
cerebro recebe, ao mesrno tempo, urna se'rie d'e irnpressoes
sirnultaneas que entram em cortejo e se irnprimern em bloco
no sensorium.

     Estas irnpressoes sirnultaneas — opticas, olfactivas, acus-
ticas, recebidas no mesrno rnornento e ern differentes cir-
cumscripgoes ao rnesrno tempo, constituern urna serie de lern-
brangas cont'ernporaneas, que nascem e ern nos se irnplantam;
e d'ora ern deante estas cornmocoes que nasceram juntas, que
forarn sirnultanearnente formadas, vern representar na serie
geral de rninhas lernbrangas urn grupo definido, cujos de-
rnentos reunidos pelos lagos durna federagao rnysteriosa, vao
viver todos a rnesma vida, vincular-se uns aos outros "para se
reunirem immediatamente, assim que um dos elos for solicitado.

     "E' assiirn que a vista dum trecho da paisagern e do
canteiro que agradou men olfacto, me lembra o perfume que
agradavelrnente senti e ate as ernogoes experimentadas nesse
mesrno instante; e, inversarnente, esses perfumes sentidos rnais
tarde, accidentalrnente, evocarao ern rnim, durn irnodo automa-
tico, a lernbranga dos logares, do canteiro, onde forarn simul-
taneamente percebidos; e assim que a vista de tal ou qual
arranjo duma represenlagao ^heatral me trara a lembranca a
musica ouvida e ate, si num. outro meio ouvir os estribilhos
que me sensibilizaram, sentirei despertar as recordagoes affe-
rentes ao arranjo, a representagao do espectaculo onde pela
primeira vez ouvi esses sons mu'sicaes."

     Esta lei que dornina todos os faotos psychicos e da maxima
importancia. Corn effeito, nossas ideas concretas formam-se
pelo agrupamento desse genero, por urna collecgao de ima-
gens. "Chama-se conhecimento dum objecto, diz Bain, a re-
uniao de todas as sensagoes que esse cpnhecirnento fornece, rela-
tivas a uma idea complexa desse objecto."
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     A idea que temos durn shilling e durn composto de
 apparencia visivel, de sorn e de, tacto. E estas diversas ima-
gens estao ligadas de tal sorte, que reviver uma dellas e
arrastar im'mediatamente as outras todas; por exempio, somente
 o som da moeda, ou ate a lembranca do som, basta para fazel-o
 renascer em nos corn cada uma de suas qualidades; e de
notar que economia consideravel de attengao ou de actividade
o espirito realiza em sua's operagoes.

   . Nossas sensagoes e consequentemente suas imagens, nao
offerecem todas o mesmo interesse intellectual quando tomadas
a parte ou mesmo no grupo do qual, por as'sociagao de ideas,
fazem parte integrante.

     Assim, nao achamos nas sensacoes dos orgams internes
 nenhum caracter que permitta classifical-as ou descrevel-as;
nao nos concedem sinao prazer ou dor-, o que significa que o
 elemento affectivo as constitue quasi exclusivamente.

     Acontece quasi o mesmo corn as sensacoes do olfacto e
do gosto, cujo papel e bem modesto na sciencia, embora offe-
regam um certo interesse a intelligencia, pois que podemos
como o chimico dellas nos servir para distinguir a natureza
dos corpos.

     Os sons nos offerecem, pelo contrario, diversos aspectos
sobre os quaes se exerce a actividade do espirito: a intensi-

dade, o volume, o timbre, a altura; tambem dao logar a duas
sciencias distinctas: a acustica e a harmonia.  Alem disso,
desempenham um papel de primeira ordem na vida mental,
quando servem. directamente as manifestacoes da expressao
verbal.

     Ainda mais instructivas sao as sensacoes visuaes que nos
fazem conhecer as propriedades luminosas, a cor, e, apos a
experiencia — a forma, a grandeza apparente, a distancia, o
volume dos objectos; mas, si bem que e'steja a sciencia da
optica baseada sobre ellas, devemos-lhe um auxilio mais
util, a saber, iniciarmo-nos no pensamento de outrem mediante

a palavra escrita conservada no tempo e transmittida ao longe
e, por outro lado, exprimir tambem nossas ideas sob a forma
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manuscrita. Nao esquegamos sen privilegio de serem, corn
as sensagoes auditivas — as unicas estheticas, isto e, as unicas
que nos permittem gozar as differentes artes: poesia, musica,
pintura, esculptura e architectura.

                                               [Continua.)

EVOLUCAO PSYCH1CA DA CRIANCA

              (HENRI BOUQUET. — Trad.)

     A psychologia da crianga constitue, sem duvida alguma,
um estudo muito mais arduo do que a do homem feito. Este
nos da como ensinamento as informagoes da consci'encia, e
e realmente num estudo serio dos phenomenos de auto-obser-
vagao que outr'ora ella se apoiava.   A experimentacao nas
sciencias psychologicas dotou-as de novos methodos de pesqui-
zas que Ihes renovaram e aprofundaram .inuitos capitulos, dei-
xando, entretanto, ao methodo introspective de outr'ora um pa-
pel de grande importancia.  Essa' psychoilogia experimental
foi applicada as criangas, embora nellas faltem completamente

os documentos inherentes a consciencia.
     Corn effeito, ou a oonsciencia Ihes falta por completo, ou

pelo menos os vestigios que ella deixa nos sao tao falhos, que
nao podemos nos lembrar de nossas proprias sensagoes sinao
numa edade ja avangada.

     Essa psychologia e uma sciencia, antes de tudo, de
observa^ao e de deducgoes a obter-se de phenomenos obscuros,
quer tenham sede no sujeito observado, quer no propno
ob&ervador. Alem disso, esses phenomenos tern um caracter
tao fugaz, uma tao grande falta de clareza, que toma a inter-
pretacao difficilima.

     Entretanto, a experiencia, por limitado que aqui seja seu
campo de acgao, nos auxilia a esclarecer certos pontos deste
estudo obscuro, e as obras de paciencia como as de Preyer (ci-
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    tando apenas um nome) estuda-ndo seu filho durante tres

    aimos, e isto numa hora fixa, tres yezes por dia, trouxeram a

    essa difficuldade uma contribuigao de importancia consi-

    deravel.

         Mas, no que diz respeito a esse lado obscuro que torna

    tao difficil o estudo da psychologia in'fantil, esta offerece com-

    tudo um grande interesse — o que •se liga ao estudo da evolucao

    dunia intelligencia.

         A crianga na&ce, sem contradicgao alguma, desherdada,

    na mais completa nudez, sob o ponto de vista psychico, compa-

    rativamente corn todos os animaes conhecidos, e, entretanto, deve

    attingir a u'm nivei intellectual muito superior a todos elles.

         Ha, pois, e num lapso de tempo muito curto, um total

    formidavel de acquisigoes a realizar.

         E' justamente nesta differenga entre o automatismo

    inconsciente de sen apparecimento 'e o raciocinio superior de

    seu desenvolvimento perfeito, que reside o enorme interesse que

    sempre levou o homem a analysar o modo pelo qual sobe seu

    espirilo pouco a pouco os degraus desta escada psychica de

    cujo apice domina de tao alto a psychologia dos outros habi-

    tantes do nosso planeta.

         Neste estudo da crianca, duas grandes divisoes podem ser

    consideradas, pois a educagao e a in'strucgao mtroduzeim na          ''

    vida p'sychica da crianca um elemento novo, exogeno, e que

    della faz um ser menos natural que antes d'e sua introducgao

    nesta vida nova. Os primeiros aimos, pelo contrario, sao quasi

    exclusivamente constituidos do ponto de vista intellectual,

    pel as acquisigoes pessoaes e endogenas proprias ao individuo.

    Dahi dois periodos na evolucao dessa intelligencia, mas nao

    comparaveis entre si. Nesta obra apena's mos occuparemos

    do primeiro, que vae do nascimento a uma edade incerta, porque

    e eminentemente variavel conforme os individuos, mas que se

    pode, enitretanto, arbitrariamente fixar entre o terceiro e o

:   quinto anno.
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                             II

                      0 NASCIMENTO

     Alguns autores esbogaram uma psychologia intra-uterina

da crianga; experimentaram, por outras palavras, analysar as

apparentes sensagoes que sentiria esse pequenino ser antes do

nascimento e, portanto, no proprio seio da mae.

     Nao e precise fazer -sobresahir toda a futilidade de seme-

lhante estudo.   Si experimentamos, como acima dissemos,

difficuldades consideraveis ao estudar psychicamente a crianga

em seus primeiros annos, numa edade em que podemos tel-a

constantemente sob nossos olhos e da qual podemos ter a

opportunidade de seguir as menores manifestagoes, como pode-

riamos abordar o mesmo estudo no que diz respeito ao feto,

completamente occulto aos nossos olhos e alem drsso subtra-

hido a todas as excitagoes exteriores que o poderiam fazer

reagir?. . .

     Este feto apenas determina sua presenga por signaes pouco

nuimerosos e difficilmente perceptiveis.   E .seria apenas por

meio destes signaes ou suas modificacoes que poderiamos nos

basear.   Realmente, de todos os estudos feitos sobre este

 assumpto especial, apena's fica uma coisa mais ou menos certa:

 e que o feto reage em presenga das sensagoes de frio ou de

 calor; basta, como prova, collocar a mao bem fria ou bem

 quente sobre o venire materno, para obter movimentos fetaes.

     Ainda restaria saber si e mesmo a sensagao calonfica

 que age sobre a crianga ou uma acgao simplesmente de con-

 tacto, porque parece bastante extraordinario que uma diffe-

 renga de temperatura possa atravessar as paredes do abdomen

 e as da madre e conservar ainda ba'stante forca para influir

 sobre o pequenino ser no meio do liquido no qual esta immerso;

 doutro lado, pode ser tambem que esta impressao thermica

 provoque apenas contracgoes do musculo uterino, as quaes,

 chegando ao feto dao causa a esses movi'mentos.

      A psychologia intra-uterina nao existe, pois, ou apenas

 se reduz a nogoes muito vagas.
                                              (Continua.)



          LIQOES DE C01SAS

                       PALMEIRAS

       Professor. — Lembra-se voce, Augusto, da poesia que
lemos hontem '/

       Alu.mno. — Sim, senhor.
       "Min/ia terra tern palm.eiras,
       Onde canta o sahid". . .

       P. — Basta. Quando lemos, prometti que conversa-
riamos hoje sobre as palmeiras, as elegantes rainhas das nossas
matas.  Nos, brasileiros, conhecemos tao bem as palmeiras,
estamoa tao acostumados a vel-as, que nao podemos apreciar
devidamente a sua belleza, avaliar a graga e magestade do

seu porte.
       Serao as palmeiras todas eguaes, Antonio ?

       //. — No Jardim da Luz eu observei uma porgao, map-
differentes.

       P.—Sim; e elevadissimo o numero de variedades de
palmeiras existentes no Brasil. Algumas tao alias, tao esbeltas
e outras mais baixas, mais volumosas. Ate aqui temos falado
so na belleza das palmeiras. Sera que ellas sao uteis, ou serao,
como muita gente bonita, que nao tern serventia ?

       A.—Servem para os sabias fazerem os seus ninhos e
ahi cantarem.

       P. — Sim, como diz Casemiro de Abreu, nellas se
abrigam os sabias. . . Ja e alguma coisa. Mas, o que ha mais ?

       A. - • Alguem me disse que o palmito sae duma pal-
ineira.

       P- — E7 verdade. 0 palmito Vem duma palmeira.
Para tiral-o, costumam derrubar a arvore.

       E' tao gostoso o palmito, mas e pena sacrificar uma
palmeira toda por causa dum palmito ! Voce nao acha,
Arthur ?

       A. — E', sim, senhor.
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       P. — Mas vamos ver o que e que a palmeira, isto e,
uma variedade de palmeira, nos da sem sacrificio ?

       A. — Eu nao set.
       P. — Voce nao gosta de cocada ?
       A. — Ah ! Eu sei. E' o coco.
       P. — E' isso mesmo. 0 coco e a noz do coqueiro,

especie de palmeira.
       Sera so para cocadas e doces que o coco e aproveitado ?
       A. — Ha sabonetes de coco, que sao muito bons para

a pelle.
        A. — Tambem se faz corn die a manteiga de coco.
       P. — E aquellas fibras que o coco tern por fora, nao

serao utilizadas ?
       A.-(?)

       P.—Nunca ouviram dizer: capacho de coco? Pois
essas fibras sao usadas para fabricagao de capachos, escovas,
cordas, etc.

       As ripas de coqueiros sao usadas corn grande vantagem
 nas construcgoes, especialmente nos tectos.

        0 coqueiro e uma das nossas riquezas ate hoje pouco
 exploradas e donde poderia vir grande proveito, pois basta
 dizer que se pode avaliar em cem milhoes o numero de
 coqueiros que existem nas praias do norte do Brasil. E isto
 sem ser necessario plantal-os.

        A. — Oh ! que abundancia, que riqueza !
        P.— Agora, vamos falar duma palmeira que talvez voces

 nao conhegam, mas que precisam conhecer, pois sua utilidade
 e enorme. E' a carnaubeira, corn razao appellidada a
 "providencia do sertao". Cresce espontaneamente nas flo-
 restas e. margens dos rios, entre Pernambuco e Maranhao.
 Em Mato-Grosso tambem encontra-se a carnaubeira corn o
 nome de carandd.

        Tern a vantagem de resistir as maiores seccas e a ser
 aproveitada em todos os seus elementos. Das suas folhas se
 extrae uma cera empregada na fabricagao de velas; a madeira
 e empregada na construcgao; as raizes possuem qualidades
 depurativas; as folhas servem para cobrir choupanas; a fibra
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e utilizada na fabricagao de chapeos, esteiras e redes; as
fructas sao excellente alimento; e o interior da haste das plantas
quando novas, fornece uma farinha nutritiva. Quanta coisa !

       A. —- E' verdade ! Que planta preciosa !
       P. — Nao ha no mundo todo, exempio doutro vegetal

mais util.
       Noutra licao falaremos mais detalhadamente sobre as

nossas bellas palmeiras.

                     A SERINGUEIRA

       Professor. --- Que emprega voce, Annando. para apagar

um algarismo numa conta emida. ou um desenlio que ficou

mat feito ?

       A. - Eu use a borracha.

       P. — Sim, a horracha que voces lodos querem tanto,

e gostam tanto de usar.

       Quem sera capa/ de me dizer o que e a borracha, e

donde dia 'vein ?

       A. - A borracha e um produdo vegetal.

       P. - Como e isso. cntao ?  A borracha cresce numa

arvore. e fruda 'i

       A. - - En nao sei como P.

       P. - Ningueni sabe ?

       A. --(?»
       P. — Entao. oucain.   A l)orraclia e produdo vegetal,

aim.  E' extraliida duma enornie arvore chamada seringueira.

       Algum de voces ja viu uma seringueira ?

       A. - Eu ja vi.

       P. - Onde foi que voce viu uma seringueira ?

       A. -- Aqudlas arvores grandes que lia na Praga Joao

Mendes, sao seringueiras. Mas cu nao sabia que a serin-

gueira da a horracha.

       P.-—Sim; a borracha e extrahida das seringueiras,

tao abundantes nas vastas florestas do norte do Brasil, na
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regiao denominada Amazonia.  Essas arvores chegam a ter
de 20 a 30 metres de altura e duram cem annos.

       Aqui no sul nos temos seringueiras so quando as plan-
tamos, mas la ellas sao nativas, crescem sem serem plantadas.
A uma floresta de seringueiras chama-se um seringal.

       Mas, vamos ver, que parte da planta sera que da a
borracha ?

       A. — Sera o caule ?
       P. — Nao e o caule. E' o latex, isto e, o leite. Nunca

repararam como dalgumas plantas, quando cortamos o sen
caule, sae um leite ?

       A. — Eu, ja.  A figueira da um leite pegajoso.
       P. — Pois o leite ou latex da seringueira tamh?m e

gommoso. Para se obter a borracha, fazem-se cortes nos
caules das seringueiras e ahi se depositam umas especies de
canequinhas, para recolher o succo leitoso. Primeiramente este
succo e coagulado pelo calor do fogo ou por meio de substan-
cias chimicas, ate se transformar em substancia solida. Esta,
depots de lavada, enrolada e secca, constitlie a borracha.

       A.—Sera so a seringueira que tern esta substancia
leitosa que se transforma em borracha ?

       A. — A figueira tambem nao da borracha ?
       P. — Nao. A figueira nao da, mas ha uma arvore

fructifera que da: e a mangaheira. Alguem conhece a manga-
beira e o seu fructo a mangalia ?

       A. - Eu nao conhego.
       P. —-'- E' pena, pois e uma fructa ddiciosa e ha nos

campos do nosso Estado. A inangabeira nao e tao grande
como a seringueira, e a horracha que della se extrae e infe-
rior a da seringueira.

       No norte do Brasil ainda ha a manicoba e o cauchu
que tambem dao borracha, isto e, latex que pode ser transfor-
mado em borracha.

       Mas, sera so para voces usarem, que a borracha serve ?
       A. — Os pneumaticos dos automoveis sao feitos de

borracha.
       A. — Os carimbos.
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       A.—As bolas, honecas e outros brinquedos.
       A.—Of saltos e as solas .dalguns sapatos.
       A. — As capas impermeaveis tern borracha.
       A. - - E as mangueiras corn que irrigamos os jardins.
       P. — Vejam quanta coisa ! Saibam ainda que a bor-

racha e muito util a cirurgia.
       E' no mdo das nossas immensas florestas, cada vez

mais afastadas dos rios. que os naturaes vao buscar esse latex
precioso, (jue produz tres quintas partes da borracha consumida
pdas differentes industrias.

       So DOS pneumaticos, quanta borracha nao vae !
       A.—So aqui, em S. Paulo, professora, onde ha

milhares de automoveis !
       P. — Exadamente. Imaginem, agora, a quantidade de

borracha eonsumida no mundo inteiro !

                       OS 6LHOS

       Professora. — Porque voce colloca o livro tao perto
dos olhos, quando le, Alice ?

       Alumna. — Nao posso ler de longe..
       P. — E' um defeito que precisa ser corrigido.
       A.—-So usando o.culos, nao e verdade?
       P. — E', sim. E sabe quaes sao as pessoas que usam

oculos ?
       A. — As pessoas de vista cansada.
       P. — Sim, e tambem os myopes, os presbytas, etc.
       A. — Myopes ?!
       P. — Myopes, isto e, aquelles que so enxergam muito

de perto.
       A. — E presbytas ?
       P. — Sao as pessoas que so enxergam bem de longe.
       A.—Como o vovo, que poe o jornal longe de si

quando o le ?
       P. — E' isso mesmo, Laura. Para essas pessoas todas ha

oculos especiaes.
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         A. — E a senhora podia nos contar quern inventou o&
 oculos ?

        P. — Isso, mais tarde. Agora falaremos so da vista e
 por isso pergunto: — Quantas partes voce nota nurn olho,

 Leonor ?
         A. — Duas, nao e ?
        P. — Veja bem.
        A.—Um circulozinho bem preto, depois um outro

 redondo mais claro — azul, castanho, ou verde — e, afinal, uma

 parte branca.
        P. — Estou satisfeita; agora varnos aprender os nomes

 dessas partes.
        0 circulozinho, conhecido por "menina dos olhos," se

 chama pupilla.
        A parte colorida — verde, azul, ou castanha — chama-se

 iris, e a branca, esclerotica.
        Os nossos olhos sao muito delicados, e para protegel-os

 ternos auxiliares. Quaes sao ? Sabem dizer ?
        A. — Sao as palpebras.
        A. — As pestanas.
        A.—As sobranoelhas.
        P. — Muito bem ! Ha muita coisa ainda a respeito da

• vista, porem fico satisfeita si guardarem bem a nossa ligao de

 hoje. Amanha continuaremos.

                         0 CAO

       Professor. — Quero hoje que Antonio escolha o animal
de que die mais gosta.

       Alumno. — 0 meu animal predilecto e o cachorro.

       P. — 0 cachorro, ou melhor, o cao, e um bom animal.
Eu gosto bastante dum que tenho em casa. Porque sera que
nos queremos tanto aos nossos caes ? Que fazem dies para
que Ihes dediquemos amizade ?

       A.—Guardam'as nossas casas.
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       A. — Elles sao bons companheiros nos nossos brin-
quedos.

       A. — Acompanham e auxiliam o homem nas suas
cagadas.

       A. — Alguns aprendem a carregar cestas, bengalas, etc.
       A. — Eu tenlio um cachorrinho rateiro.
       P. — Ninguein conhece o cao policial ? Que sera que

die fay.?
       A. — Ajuda a policia na perseguigao e prisao de crimi-

nosos..
       P. — Quern conhece urn cao que e muito grande ?
       A. — Eu conhego, eu conhego.
       P. — Corno se charna essa especie de caes ?

        A. —- Terra-Nova.

       P. — Esse cao recebe o seu norne do logar donde veiu.
Na Terra-Nova die e utilizado para puxar, as vezes, grandes
cargas. Na Hollanda e na Belgica veern-se caes puxando carro-
cinhas corn leite c verduras. E o cao nao guarda os rebanhos ?

        A. — Sim, die e um born arnigo do pastor.
       P. - - Agora, quero saber o norne duns caes que soccor-

rern as pessoas perdidas na neve.

        A. — En vi urn, nurn livro que rneu irrnao estava
lendo.

        P. — Corno se charnam ? Sabern ?
        A. --• Eu nao ine lernbro.

        P. — Pois eu vou liies contar. Sao charnados caes de
 S. Bernardo. Esles, sao, scrn duvida, os rnais adrniraveis dos
 caes. Sao grandes e fortes anirnaes, que vivern nos Alpes.
 Elles pertencern e sao educados pelos rnonges durn rnosteiro
 charnado "S. Bernardo.''

        Quando lia ternpestade, saem a procura dos pobres
 viajantes perdidos na neve. No silencio das grandes monta-
 nhas, o sen latido pode, entao, ser ouvido de muito longe. Os
 bons mongey vao para o ponto donde partem os latidos, soccor-
 rer o viajante enregdado.
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       Ha uma infinidade de especies e ragas de caes, mas
elles todos tern uma coisa commurn: todos dies, grandes ou
pequenos, affeigoarn-se aos seus donos e bern 'merecern o cui-
dado e amizade que Ihes dedicamos.

                A CANNA DE ASSUCAR
       P. — Hoje vamos ter urna ligao de que voces vao gostar

rnuito. Quasi que eu ia dizendo: urna licuo gostosa. Quern e
que nao gosta de assucar ?

       A. — Oh ! professora ! sou louco por assucar !
       P. — Ah !. . . Entao, Alherto, pode me contar donde

vern o assucar ?
       A. -—0 assucar nao e tirado da canna ?
       P. — Sim, e por isso essa planta e chamada canna de

assu'car.
       0 assucar e encontrado nas fructas; na seiva de muitas

arvores; no nectar de milhares de flores; mas sao a beterraha
e a canna que fornecem o assucar que compramos. Sahe voce,
Arlindo, onde cresce a canna de assucar ?

       A.— Cresce aqui no Brasil.
       P. — Nao so aqui, como em outros paizes. 0 nosso

Estado produz muita canna de assucar. E o que mais nos da
a canna ?

       A.— A garapa.
       A. — A rapadura.
       A. — A aguardente.
       A. — 0 melado.
       P. — Vejarn so quanta coisa boa a canna de assucar

nos fornece !
       Depois que o caldo e retirado, o bagago da canna

serve de forragem para os anirnaes. Triturado, serve ainda
de adubo.

       Hoje, a industria assucareira e uma das mais impor-
tantes do mundo. Mal poderiamos viver sem o assucar. Como
nao seria desagradavel tomar o nosso cafe ou cha, sern assucar !
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        I'rofrssora.   Que diriam voces, si Amelia viesse a aula
fle'penteada ?

        Alumna. •-- Qne ella era uma menlna sern gosto.

        /'.    L si Maria me Iroiivsse uma flor. com as rnaos
rlieia-- <!,• lama ?

        /.    Que a senliora nem poderia pegar a flor.
        /•*.   Vainos ver roino deveiii vir as meninas ao Grupo ?
        ./.   Corn os cabellos l)em penleados.
        .1.    Corn a calieea limpa.
        ./.   Corn o roslo e as inaos liem lavados.
        ./.    Sem rasgoes IKIS veslidos.
         1.    Seni a eoml»inacao suja.

        A.   Sem a saia (lel)aixo appareeendo.
        A. • (^0111 o veslido Item lavado e !)em passado a lerro.
         i. —- Coin os sapalos bem escovados.

        /•*.    Nao esqlieeeram dalguma roisa ?
        A.    Do asseio dos dentes.
        P.    Porqiie ^e deve escovar liern os denies ?

        A.    Para nao liearein I'eios, escuros. esl)iifacados:
 |)ara eom dies, prineipalinente. mastigarmos Item os alimentos.
eoi-a muilo neeessaria j)ara a saudr.

        P.—Falla. eiilretanlo. uma limpeza. |jara ser nomeada.
        A. -  En sei.  As unlias.
        P.   E' Ifonito uma menina roer as unhas ?
        A.    Nao, senliora.  Uidia nao e '(.'omida.
        P.—Nao ha alguern iia <'lasse (]ue ache gostoso chupar

 o (l:'do ?
        A.   Nao, senliora. So as eriancinhas e que cliupam

 os dedinhos.
        P. - Quando deve uiiia menina asseada lavar as rnaos ?

        A. - - Dc manlia, ao ievantar-se; rnas nao so as rnaos.
 eonio larnlicin o roslo. as ordlias, o pescogo.

        P. — E durante o dia. nao e precise ter cuidado das
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        A. — Sim, senhora. Devemos laval-as antes e depois
das refeigoes, quando chegamos da rua, quando pegamos em
dinheiro, etc.

       P. — Muito bem !
       A.—A senhora acha bonito ter as unhas polidas ?
       P. — Francamente, nao. Penso sempre que essa menina

pouco ou nada ajuda a rnae nos trabalhos domesticos, porque
tern rnedo de estragar o polirnento.

       A. — Mas, nao e luxo tambem andar de sapatos
brilhando ?

       P.—De modo algum; ate e economia. 0 couro dura
mais, sendo sempre engraxado; nao se parte tao facilmente.

       E' preciso que voces nao confundam vaidade corn
asseio e ordem.

       Uma rnenina que encrespa os cabellos, e vaidosa, e pode
ser que sob os cabellos encrespados dalguma vaidosa haja. . .
algum vivente. . . Entretanto, e asseio, e ordem, pentear
os cabellos e penteal-os bem.

       0 mesrno direi dos vestidos. Pouco irnporta que sejam
de seda, de linho ou de algodao; enfeitados ou nao; uma vez
que estiverem sujos, manchados, a menina nao tern asseio.

       Admiro as pegas bem remendadas; dao impressao
duma economia, duma paciencia admiravel, conforme o tra-
balho feito.

       Que diriam voces, si percebessem debaixo dum vestido
de seda, a roupa branca da cor da terra ? E' luxo ou falta de
asseio ter cuidado corn a roupa branca ?

       Penso que me comprenderam, e e quanto basta por
hoje.

       Antes, porern, urna ultima pergunta. Porque mais
precisamos ter sempre o corpo e o vestuario asseiados ?

       A. — Para a boa conservacao da nossa saude.
       P. — Muito bem, Amelia !
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                      ANIMAES UTEIS
                         0 CARNE8RO

        Professor. — Alberto, do que e feito o seu sobretudo ?

        Alumno. — Meu sobretudo e feito de la.

        P. - E a la e corno o algodao, que cresce nurn arbusto ?

        A. - - Nao, senhor; a la cresce nos carneiros.

        P. - Sirn; sao o.s carneiros os fornecedores da la; sao,

por isso, anirnaes rnuito uteis. Que e que fazernos da la,

Antonio ?

        A. — Fa/endas.

        P. - Que rnais, Arthur?

        A.   Cobertorcs.

        P.—Tudo quanto nos agazalha contra o trio e feito

de la. Aqui ainda nao predsarnos tanto da la, inas nos paizes

onde o inverno e rigoroso, os carneiros sao verdadeiros

bernfeitores.

        A.    Mas, nao sera rnaldade, tirar-lhes a ia, para corn

ella nos aga/.alliarrnos ?

        P. - Nao e, porque til-am a la do carneiro no verao,

quando nao Hie faz ialta.

        A.    All ! ii-too, sim.

        P. - Voce sabe, Augusto, corno se charna o cortar a

la do ;'anieiro ?  Nao sabe ? Ninguern sabe ?

        .-L-(?)
        P.   Charna-se iosquiar.

        0 f-orle eliarna-se fosquia. e os Iiornens que fazern esse

servi«;o cliarnarn-se fosquiadores.

       0 earneiro foi urn dos primdros animaes dorncstirados

pdo liornem, c a eonversao da la ein tecidos. uma das priini-

tivas industrias.

        A. -— E depois da tosquia ?

        P. —- A primeira coisa qne se faz corn a la, depois da

tosquia, e laval-a e tirar os carrapichos e outras substancias

estranlias de quc sempre esta clieia. Depois, e cardada e fiada.

        A. — Car dad a ?!
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       P.—Sim, quer dizer: desernbaragada, penteada corn
pentes apropriados. E o que rnais nos da o carneiro, alern
da la?

       A.—Usarnos o seu couro.
       P. — Sim, o seu couro e aproveitado para o fabrico de

luvas, capas de livros, etc. Tambem nos fornecem as cordas
dos violinos. Comemos a sua carne e aproveitamos o seu
sebo.

       A. — Ha muitas especies de carneiros ?
       P. — Ha dezenas de variedades de ragas de carneiros.

Alguns tern la muito comprida; outros tern a la curta e espessa.'
0 carneiro de la mais comprida e o merino, da Hespanha.
A Australia e o paiz que fornece a maior parte da la corn
que nos agazalhamos.

       A. — E aqui no Brasil trabalha-se corn a la ?
       P. — Esta e urna industria ainda poucn desenvolvida

no Brasil. Somente os estados do Sul - - Rio Grande do Sul,
Sta. Catharina e Parana con lam alguns rebanhos.

       A. — Rebanhos ?!
       P. — Rebanhos, isto e, grandes agrupamentos de car-

neiros.
       As condigoes vantajosas que offerecem as nossas pasta-

gens fazem prever que, em breve, essa industria tera entre nos
grande desenvolvimento.

                         0 MILHO
       Professora. — Vejarnos, rneni.nas, corno fizerarn o exer-

cicio que Ihes dei hontem, e quantas trouxeram arnostras de

cereaes.
       Luiza. — Eu trouxe urn punhado de cevada, que a rna-

mae costurna ter ern casa.
       Olga. — Eu consegui estes graos de trigo, que o papae

trouxe do Rio Grande do Sul.
       Elza. — Eu trouxe arroz de varias especies.
       Rita. — Eu tambem trouxe arroz.
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       P. — K voce, Esther, esqueceu-se do que eu pedi ?

       Estiif'r. - - Nao, senhora; Irouxe esta espiga de milho.

mas pareee quo nao e cereal; e uma espiga.

       P. - Como. nao e cereal ?

        Esther. -- As eollegas trouxeram graos e...

       P.-  Ora. a tolinlia ! Pois, del)ull)ando a espiga. voee

nao lera um punliado de graos, eomo suas eollegas .''

        Hstlter.    F' verdade, proiessora.

        P. -  0 millio e cereal, e I'ieo muito satisfeita por voce

lel-o ira/ido sem debulhar. Assim, leremos uma l»oa idea sobre

espiga. Agora, respondam-me: quern ja viu um pe de millio .'*

        •VM//-. -    Eu ja estive mitiia roca de inilho.  0 pe de

millio e uma planta alia, mais a1ta ()uc um homem, e tern

lollias ;'ompridas e eslreila's.

        P.    F'ale on Ira menina.
        ('.(•cilia. - - E a haste se parece corn ;i da canna.

        P. - Continue, Alice.
        Alice. — Eu tambem ja estive numa roca de milho.

onile vi espigas eom millio l)rane<>: outras coin nullio venndho:

oiitras, amardlo.

        P. - - Isso mesino. Ha (liversas especies de millio. E um

esedleiile alimento.  Nos Eslados linidos o sen uso e muito

eomimiin nas mesas.
        Oliia.    Nao e do inillio ([lie se faz farinha ?

        p - . {-y_ sim. e fjuanta eoisa nao faz a cozinheira da

 fai-inlia e do fill •a taml)em !
        Jiiiin.—E' rnesrno, professora; a •cozinheira la de

 <-as;i (a/, eada liolinlio ! . . .

        P.   Esplendidos, nao ?

        Julia. - Nern tale !
        P.   Pdo que vejo, a menina gosta de bolinhos. Esta

 liem; coma sempre desses bolinhos, rnas nao va cornd-os de

 mais !
        Julia.   Nao. nao; isso eu nao faco: nao quero ficar

 doeine.
        P.--Born, minha tagardlinha, basta. Voce, Ruth, que

 esta fa/endo ahi ?
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       Ruth. — Estou procurando um embrulho que ainda nao
Ihe mostrei; e milho verde que eu trouxe.

       P. — Milho verde ? Que bom ! E o que se faz do
milho verde, Ophelia ?

       Ophelia. — Oh !... tantas coisas gostosas: o curau, a
pamonha, a sopa, o viradinho, etc., sem falar do quanto elle e
bom assado ou cozido.

     . P. — Bravo ! falou bem. Agora, voce, Dora. Que se
nota na espiga, alern dos graos ?

       Dora. — 0 sabugo, o cabello, a palha.
       P. — Sabem para que serve o sabugo ?
       Rita, — Eu sei. Nos sitios, o sabugo e esplendido para

atear fogo, servindo tarnbern para isso as hastes seocas.
       P. — Outra menina.
       Ignez. — A palha escolhida e usada para fazer cigarros.
       P. — E para mais nada serve ? Quern sabe ?

       Guiomar. — Muita gente enche colchoes corn palha de
milho.

       Diva. — E do cabello de rnilho minha irmazinha faz
trangas para suas bonecas de panno.

       P. — Mas, o cabello de milho so tera essa utilidade ?
Quern me responde ?

       Alumnas. — (?)

       P. — Vao saber.  E" usado ern chas, corno excellente
diuretico.

       Esther. — E" verdade que o rnilho e planta indigena ?
       P. — Sim. Quando o Brasil foi descoberto, o rnilho

ja era aqui encontrado.

       Sara. — Professora, o rnilho da ern todos os paizes ?
       P.—Nao; nern todos os clirnas se prestarn para o seu

cultivo, razao pelo qual rnuita procura tern este cereal, urn dos
mais uteis alirnentos.

       Por hoje, basta. Ainda falarernos a respeito do rnilho.
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       Professora. — Que e que voce toma de manha, logo ao
levantar-se, Armando ?

       Alumna. — Eu torno cafe.
       P. — E voce, Augusto ?
       A. — Eu tambem tomo cafe corn leite.         <1
       P. — E todos da sua casa tomam cafe ?
       A.—Tomam, sim, senhora.
       P. — E quando temos uma visita a quern queremos ser

amaveis, of^que Ihe offerecemos quasi sempre ?
        A. —Mamae offerece cafe.
       P. — Ja veem voces que o cafe e a nossa bebida prefe-

rida; podemos mesmo dizer—e nossa bebida nacional. Voce
sabe, Alberto, onde cresce o cafe ?

        A. — 0 cafe cresce no 'cafeeiro.
       P.—Sim; e uma plantagao de muitos cafeeiros, cha-

 ma-se cafezal. Ha cafezaes no Brasil ?
        A. — Sim, ha rnuitos.
        P. — Especialrnente no nosso Estado, onde existem cerca

de 872.000.000 de cafeeiros produzindo.
        0 cafeeiro e originario da Arabia e da-se bem em todas

 as regioes quen'tes.
        Conta-se que as propriedades desta fructa tao util,

 foram descobertas por um monge pastor, que guardava reba-
 nhos de cabras, na Arabia. Reparou que as cabras gostavam
 muito das sementes de certo arbusto, e que depois que as
 comiam ficavam mais alegres, mais espertas e pulavarn mais
 do que do costume. Fez infusao das sementes e a experirnentou,
 reconhecendo as propriedades do cafe. Seu uso introduziu-se
 no mosteiro e mais tarde tornou-se universal.

        0 cafe activa o espirito e ajuda a digestao. E' empre-
 gado muitas vezes pela medicina. Tornado em excesso, porern,
 pode prejudicar a saude.  Quern de voces, conhece um
 cafeeiro ?

        A. — Eu conhego. Eu ja estive numa fazenda de cafe,
 onde havia cafezaes que se perdiam de vista.
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       P. — Entao, voce, Antonio, vae nos dizer: o cafeeiro
e uma arvore grande ?

       A. - - Nao, senhora, e arbuslo.
       P- — Sim, mas um arbusto bern desenvolvido. Que

especie de folhas tern o cafeeiro ?
       (E' de grande proveito rnostrar a 'classe urn rarno de

cafeeiro.)

       A.—Tern folhas lisas e brilhantes.
       P. — Muito parecidas con. as folhas do jasrnirn do Cabo,

nao sao ?

       A .— Sao, sini, senhora.
       P. — E as flores do cafeeiro ?
       A. — As floi-es sao brancas.  Muito cheirosas.
       P-—Agora, varnos ao mais irnportante: os fructos do

cafeeiro, como sao ?
       A. - Os pes de cafe produzern muitas fructinhas que

sao verdes prirneiro, depois verrnelhas e ernfim quasi roxas,
quando arnadurecern. Ficarn, entao, bem doces.

       P. -- E voce abriu alguma fructa, para ver como e
dentro.  (Aqui convem abrir unia fructa de cafe, mostrando
como as duas partes se ajustam.)

       A.—Cada fructinha tern duas paries, duas sementes.
       P. — Agora, vamos imaginar que o cafe esta bem ma-

durinho; que e que o fazenddro vae fazer, ou antes, mandar
fazer ?

       A. — Colhd-o.
       P. — Sim, e. e nesse servigo que se occupam milhares

de pessoas, horneiis, rnulheres e ate criangas. E depois de
colhido ? .

       A. - - Vae seccar nurn logar apropriado, que se chama
ter retro.

       P. — E depois ? Voce, Antonio, que ja viu como e que
se faz, pode contar aos seus collegas.

       A .— Quando esta bem secco, despolpa-se o cafe.
       P. — E o que e despolpar ?
       A. — E' separar os graos das cascas.
       P. — E depois de despolpado e limpo ?
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        A. —- Passarn-n-o por uma rnachina. que separa o cafe,
segundo o tamanho e forrnato.

       P. — E' assirn que temos cafe moka, o chato grosso,
o chato commum, o chato m.iudo e o que chamam escolha.

       E entao esta prompto para ser ensaccado e mandado
para fora o cafe que nao vae ser bebido aqui. Pelo porto de
Santos saem todos os dias muitos navios levando milhares de
saocas do nosso cafe. Mas, para beber estara die prompto ?

       A. — Ainda nao. E' preciso torrar o cafe, ate que os
graos fiquem duma cor castanho-escura e corn cheiro agradavel.

       P. — Ha muitas rnaneiras de torrar o cafe e nao e
coisa facil saber o ponto, corno se diz, ern que o cafe esta
prompto. Ja esta torrado o cafe.  Poderemos beb.el-o ?

       A.—Ainda nao. Agora e precise ser moido.
       P.—As vezes e o cafe moido em moinhos; as vezes

em piloes, que e o systema antigo.
       0 cafe paulista representa um tergo da producgao

mundial.
       Elle e o nosso ouro, o principal factor da nossa prodi-

giosa renda estadoal.

                         0 FEIJAO
       Professor. — Varnos, hoje, observar o grao de feijao

que plantarnos ha dias e que ja brotou.
       Alumno. — Aqui esta o vaso e urn canivete bom para

arrancarrnos a plantinha corn cuidado.
       P. — Prornpto. Podernos examinal-a. Que notam nesta

plantinha ?
       A. — Uma parte branca, a rniz, nao e ?
       A. — Parece um dedo fininho.
       P. — E', sim, a raiz.
       A.- Depois ha duas folhinhas grossas, meio amarel-

ladas.
       P. — Essas foil) as grossas sao os cotyledones. Abram

estes graos de feijao. Quantas partes tern ?
       A. — Duas.
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       P, — Pois essas partes que aqui estao, servem para ali-
mentar a planta, ate que ella possa retirar do solo o que neces-

sita para viver.
       A. — Todas as plantas tern sementes desse geito ?
       P. — Nao. 0 rnilho, por exempio, tern um so cotyle-

done. Mas, vejam aqui umas flores que Ihes trouxe.

       A.—Sao flores de feijao.
       A. — Como sao bonitas ! Parecem-se corn as ervilhas

de cheiro.
       P. — Pertencem a mesrna familia. Mas, vejamos as

petalas desta flor.
       A. — Sao rnuito differentes urnas das outras.
       P. — E tern nomes exquisites essas petalas.  Eu Ihes

conto, e voces hao de acertar a applicagao desses nomes: Estan-

darte, carena, azas.
       A. — Azas sao as duas petalas de lado.
       A.—Estandarte e a maior, mais erguida.
       A.—Carena e a debaixo, naturalmente.
       P. — Muito bem ! Acertaram. Conhecem muitas espe-

cies de feijao ?
        A. — Feijao manteiga.
        A. — Feijao carrapatinho.
        A.—Feijao das aguas.
        A. — Feijao mulatinho.
       P.—E' bastante; ha deveras muitas especies de feijoes

ern ramas e os anoes.
        A. — Pode-se plantar feijao em qualquer tempo ?
       P. — Geralmente planta-se em setembro e em Janeiro ou

 fevereiro. Como e que se planta, voces sabem ?
        A. — Eu sei. Em linha recta fazern-se covas distantes

 um passo uma da outra, e nessas covas pouco fundas jogam-se
 tres a quatro grao? de feijao e poe-se um pouco de terra

 ern cima.
        P. — E espera-se que o feijao de ?
        A.—Nao, senhor. E' precise carpir duas vezes: a pn-

 meira quando ja comega a crescer bem; a segunda quando
 apparecem as flores, e entao chega-se terra nos pes.
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        P. - IVIuilo bern, meu agricultor ! E quanto tempo
levara o feijao para dar ?

        A. — Isso eu nao se.i.  Nunca reparei.
        P. - - Quatro Inezes e puuco. Quern sabe como se

col he o feijao ?
        A. -  Arrancarn-se os pes corn cuidado e levarn-se todos

do lerreiro. onde ficarn expostos ao sol ale serern batidos.
        P. —- Voces sat)em que o feijao, para ser ensaccado

<!eve estar l)ein secco ?
        A.   Eu sei; si nao for assirn, apparecem os carunchos.
        A. — E porque sera que se planta um tal feijdo de

fierce lies cafesaes ?
        P. - - Porque die e urn dos melhores adubos. Tambem

se planta nos cannaviaes.
        A. - E" verdade que em vez de colhel-o se o enterra ?
        P.   E', sim.  Em tres mezes a planta esta completa-

wiente desenvolvida; e entao tempo de sepultal-a, servindo como
excellent? adu!)o ao cafesal ou ao cannavial onde foi plantada.

                        A BANANA

       Professor. — Hoje vamos conversar sobre uma fructa.
Diga voce, Antonio. <|iial e a fructa que voce acha que ha mais
no Brasil ?

       Alumno. - A laranja.
       P.- -Sim; ha muita laranja, mas ha outra fructa que

<il»iui(la mais. Qual e ?
       A. - - E' a banana.
       A.-- Eu prefiro a banana as outras fructas.
       P.-—Por<[ue e que voce prefere a banana?
       A. - Papae diz que a banana sustenta muito.
       P.—Sim; a banana e rnuito nulritiva; e um excellente

iilirnento, lanto para os hornens corno para os anirnaes. Urna
~o dessas frudas, bem desenvolvida, corresponde a vinte gram-
mas de carne, corn a vantagern de ser a sua digestao feita na
lerca parte do tempo que leva a carne.
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       Alem disso, essa fructa tern em sou favor a grande
abundancia que della ha no nosso paiz, pois e rara a proprie-
dade, grande ou pequena, que nao possua ao menos alguma?
touceiras de hananeiras. Como se chama a planta que da a
banana ?

       A. — Charna-se bananeira. As bananeiras crescern em
touceiras, isto e, grupos.

       P. — E urna plantagao de bananeiras ?
       A. — Charna-se bananal.
       P. — Nunca repararam voces, quando se vae chegando

perto de Santos, a grande extensao de terreno que occupam
os bananaes ?

       A. — Eu reparei. Em Guaruja tambem ha rnuitos
bananaes.

       P. — A bananeira e planta de clima quente e humido.
Foi para aqui trazida da Africa. Por se dar bem nos logares
quentes e humidos, e que produz tao bem no nosso littoral.
E' de cultivo rnuito simples. Basta limpar duas vezes ao anno
e cortar toda a bananeira de que ja se colheu o fructo. Do
que, porem, a bananeira nao gosta e da geada. Que especies
de bananas conhecem voces ?

       A. — A banana ananica.
       A. — A banana maga.
        A. — A banana da terra.
       A. — A banana Sao Thorne.
       A.——A banana ouro.
       A.—A banana prata.
       P. — Sao mais duma dezena as especies de bananas

cultivadas em Sao Paulo. A mais cultivada para exportacao
e a banana ananica, tambern charnada italiana. Conhece voce.
Arthur, a bananeira ananica ?

       A. — Sim. E' uma bananeira baixa; da caches grander
que as vezes se arrastam no chao.

       P. — Alguns caches chegam a ter 300 fruclos e a pesar
ate 60 kilos. Mas, sera so como fmcta que a banana e
utilizada ?

       A. — Tambem serve para se fazer bananada.
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       P. — E o que mais ?
       A.—Farinha de banana.
       P. — Sim; della tambem se faz uma bebida fermen-

lada, chamada vinho de Cayena.
       Em Cuba, um fabricante de farinha de bananas, deu

urna vez um jantar em que quasi tudo era producto da bana-
neira: ate a toalha e os guardanapos !

       A seiva tern propriedades medicinaes, empregadas no
!r;)tamento da tuberculose.

       0 talo e alimento de anirnaes: vaccas, porcos, etc.
       Fazem-se rendas finissirnas de fibra de bananeira.
       A bananina entra na composigao de grande numero de

vemizes.
       Eu disse que a banana ananica e cultivada para expor-

tagao. Que quer dizer isso, sabe, Alberto ?
       A. — E' para mandar para fora do paiz.
       P. — A banana tornou-se uma fructa de consume uni-

versal e, consequentemente, de grande cornrnercio. Como so
produz nos logares quentes e a gente dos logares frios gosta
de corner a banana, navios, canoas e estradas de ferro encar-
regarn-se de transportal-a em grande escala.

       Na America, nao ha paiz que nao consuma a banana.
\ Argentina e a nossa rnelhor fregueza. Ella consome
annualmente varies milhoes de cachos. 0 Uruguay tambem
nos compra, mas muito menos. Na Europa, ha annos atraz,
era considerada fructa de luxo; hoje em dia nao o e.

       Actualmente, a cultura industrial faz-se apenas nas
irnmediagoes de Santos, Sao Vicente, Paranagua e Floria-
nopolis.

       A exportagao total de bananas pelos portos brasileiros
e de dois a tres milhoes de caches, cujo valor foi approximada-
mente de dois a tres mil contos de reis. 0 que e precise e
somente mais cuidado corn o seu acondicionamento, para que
chegue ao seu destino em melhores condigoes, e a banana sera,
entao, urn grande recurso economico, especialmente para os
pequenos agricultdres.
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SUA NATUREZA E ELEMENTOS

                                       (TOMPKINS. — Trad.)

                         (Continua^tio)

     ^aturezd particular. — 1.  Mesmo que a meiile do pro-
fessor e a do aluinno dem os mesrnos passos no processo edu-
cative e no de aprendizagem, deve baver a diffcrenga essen-
cial que faz duni, o processo de cnsii-iar e doutro, o de apre-
cler.  A (liffereiiga consiste nisto: eni(iuante o alurnnu estuda
o assurnpto ern discussao, o professor esluda o processo (iuf
o alu'miio applica esludando o assurnpto. Por, exernplo. ha

urn certo numero de passes fixes mentaes necesAarios por parle
do alumno para coneeber a idea do adjedivo: I." — die per-
,.e)je; 2;' — irnagina; 3." — compara e eslabdece rontraste-.:
4." — raciocina? 5." — geueralixa.

     0 alumiio precisa passar por eslas formas de adividade.
rnas die nao lein (•onsrienda tlo iiioviinento. Todo o sen e-
 forgo cunsciente esta eoncentrado no assurnpto em (juestao.
Elle diz: eu eiicuntro isto, ;?to e isto no assurnpto; nao qu<- en
 agora esteja percebencio, imagiriando, dc.

      0 professor precisa eslar ao par do procc-'so <iue o alumiKi
 applicou para conliecer o assumpto no ado de produzir aiiudle
 processo, pois de que ouira maneira [)oderia die produzil-o

 raciocinavelmenie?
      A differenga esta eiitre o occupar-sc do assumpto, e o

 occupar-se do processo usado cin pensar no assumjito.   0
 alurnno, no esludo de geographia, esta penriando na terra; ma'
 ao ensinar geograplua, o professor precisa pensar que o alurnno

 esta pensando na terra.
      Segne-se ([ue os passos do professor, que sao identicos ao~

 do alumno, eomo ficou ailteriorrnente explicado. devem ser
 passes repetidos; os conhecirnenlos devem ser conhecirnentos
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SUA NATUREZA E ELEMENTOS

                                       (TOVIPKIM-. — Trad.)

                         {Continua^ao)

     ^(tturezd particular. — 1.  Mesmo que a menie ilo pro-
fessor e a do aluinno dem os mesmos passos no processo edu-
calivo e no de aprendizageii). deve haver a differenga esse.n-
cial quc faz dum, o processo de cnsinar e doutro, o de apre-
der.  A (lifferenga consiste nisto: eniipianto o alumno estudii
o assumpto em discussao, o |)rofessor estuda o processo (|uc
o aluniiio applica esludando o assumpto.  Por. exemplo. ha
urn certo nuinero de passes tixos rnentaes necessaries por parle
do alumno para conceber a idea do adjective: 1." — die per-
cebe; 2." — i'magina; 3." — eompara e eslal)dece roiilrastes:
4." — raciecina!; 5." — general i/a.

     0 alumne preeisa passar per eslas formas de adividaile.
mas die nae lem (•eiisciencia (lo inovimeiite. Todo e sen e~-
forgo cunscienie esia eolicentrado no assumpto em ijiiestao.
Elle diz: eu e;icontro isle, ;?to e islo no assumple; iiae que eu
agora esteja pereebeiido, irnaginando, etc.

     0 prolessor precisa estar ao par de precesse que o aliiinini
applicou para ceiihecer o assurnpto no acte lie produ/'ir a(iuelle
 processo, pois de que ouira maneira [loderia die produzil-e
raciocinavelrnenie?

     A differenga esta entre e eccupar-sc de assuinpio, e o
occupar-?e do processo usado em peiisar no assumpto.   0
alurnno, no esludo de geographia, esta pensando na terra; ma'
ao ensinar geograpllia, o professor precisa pensar que o alumno
esta pensando na terra.

     Segue-se que os passes do professor, que sao identicos ao~
do alurnno, corno fico'u aii'teriormente explicado, <)evem ser
passes repetidos; os conhecirnentos devem ser conhecirnentos
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anteriores. 0 professor deu antes os passes para conhecer o
adj-ectivo; de rnaneira que ao ensinar, elle esta livre de qual-
quer esforgo consciente de aprendel-o, e pode conce'ntrar toda
sua attengao no processo pelo qual o aluimno aprende. Isto
lembra a necessidade que tern o professor de familiarizar-se
corn o assumpto em estudo.

     0 que ficou dito, esclarece uma phase do prepare profis-
sional do professor sobre um assumpto. Um conhecimento
de grammatica habilita o estudante a pensar no assumpto da
grammatica; ao passo •que o conhecimento do professor sobre
este assumpto, habilita-o a introduzir a grammatica nos pro-
cesses da mente daquelle que aprende. Como base para isto,
o professor precisa conheoer o assumpto da grammatica e
conhecer a mente que esta aprendendo gram.matica; ma's o
aspecto profissional do trabalho apparece quando o professor
transforma a grarnmatica nos processo-s -rnentaes do alumno;
ou, transforrna os processes do alumno em form'a de grarnrna-
tica. Todo trabalho profissional do assumpto reduz a gram-
matica ern experiencia mental do alum-no.

     2. — A' rnedida que o alumno e o professor dao os pas-
sos necessarios a aprendizagem do assumpto, a serie de passes
dados pelo professor assume a relagao de causa dos passos
dados pelo alumno; e sem rneios exteriores, o professor nao
pode reproduzir sua experiencia no alumno. , E' preciso haver
perguntas   direcgoes, illustragoes etc., para estimular a mente
do alurnno a dar o passo indicado pelo professor. Si o alumno
tiver que deduzir as causas do clirna durn'a certa localidade,
os meios preci'sarn ser adequados a esse acto mental. 0 pro-
fessor prirneiramente imagina os passes a serem dados no pen-
samento do alumno, e depois dispoe os rneios exteriores para
cada passo.

     A habilidade em dar direcgao e ern fazer perguntas, nasce
da presteza corn que o professor, por intuicao e sympathia,
introduz-se na rnente da crianga, no seu esforgo de aprender.

     Os livros que tratam de questionarios sao de pouco pro-
veito. E' a perspicaz e fid imit-uigao do professor no movim'ento
essencial da rnen'te do alumno, que habilita o professor a acer-
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tar a natureza apropriada da pergunta ou combinagao adequada

de artificios.
     Ora, o alurnno, nao rnantern a rdagao deste meio exterior

a sua experiencia interior, mas isto o professor deve manter.
Emquanto pensar nurn dos passes do alurnno, die precisa
pensar tambem nos° rneios pelos quaes die possa conseguir
que o alurnno de esse passo.

                                             (Continua.)

       A INTERROGA^AO NA ESCOLA PRIMARIA
     0 professor que usa frequenternente a interrogagao, obtern

resultados fdizes, sendo os principaes os seguintes: a) obriga
os alurnnos a attengao, pois o espirito da crianga ern exercicio
 continuo, nao pode entregar-se a distracgao; b) obriga-os a
seguir seu pensarnento, a charnar-lhes a attencao sobre urn
 deterrninado ponto que elle esclarece; c) ensina-os tambem a
olhar, a observar e a reflectir de prornpto e bern. E' neces-
 sario que para responder, os alurnnos precisern suas ideas,
que as fomiulem em temios claros e precisos; d) acosturna-os.
 pois, a falar corn precisao e clareza; e) emfirn, pela inten-oga-
 cao na&ce na classe o estirnulo, a ernulagao. Quanto rnais viva
 e a troca de ideas que ella provoca, tanto maior e o seu valor.
 A interrogacao responde a natureza da crianca, que quer tra-
 balhar, falar, rnanife-star sua personalidade, sua vitalidadc.

      A mterroga^ao, meio de comprova$ao. — Quando o
 mestre da uma ligao, pode, ja no decorrer, ja no final da
 mesrna, interrogar seus alumnos. E' o melhor meio de veri-
 ficar si dies tern seguido e cornprendido as explicagoes. As
 respostas dos alurnnos dernonstram si dies sabem, si compren-
 dem. Nessa occasiao o professor pode rectificar, corrigir,
 completar. A interrogagao 'detennina logo, resume e coroa,
 por assirn dizer, a ligao propriarnente dita.

      Quando urn rnenino aprendeu uma ligao, e tambem a in-
 terrogagao o meio mais seguro de prova.

      Em ca&o algum bastaria a recitagao literal. Por meio da
 interrogacao, poe o mestre a prova o saber dos alumnos; veri-
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fira si dies coinprenderam as nocoes adquirida.s, si conhf-

eem. eomo <li/ Montaigne, "o senlido c a substancia". ao mesmo

Irmpo i)ue a-' palavras.   \<lemais, )»or •ineie da hilerrogacao o

me-tre la/ appliear as regras aprendidas. tirar condusoes

pratiras. dr.

      A iEil<'rr<!»^;iicr«». 8ii<"i(» <1»" »'iir<iiii<». -   Si.li ;i lorm.i iiilrr-

n>i;,ili\j e ijiir "'orr;iles eoii;ln/,i:i sens ilisri[»u Ie.. ;i venkiilr.

X.'in |n>ilrllli>-- llllilar rssc j)])ilose|)llo.   0 nielliDilii -orral iro

'•\mr ili, iiiirrri)i;.iilor i)ii;ilii!,nle.' '•\repeioiiaes e iln aliiiiin.i

iiin lii'-riivoiv iiiirnio iiilelledii:! 1. iinia r\j)rrieiiri;i j;i inailnra.

'(lir njo rin'oiil r.inio.-. eii're IIDSSO-. ])ri|nrnos il is"i|in |o,^.

      I'.nl reltiiilo. jieilellin.'. piir ilirie lie jx'rgiinl.i- licni i't>iicti-

l.ciitiilny. /x'ni ^ rililli rff/.'/.'.'. roililn/ir o llieiiino (I.I oli.-'er'. .!cao lie

larlo-- nil ilr r\etiiplos |i;irl irnlares Ix-m esrelliiiliis. a riuinriacao

•lii!i),i vri-il.iili' •j:er;i! <]iie Ilie i|iieremos eusinar.    \ iiilrrrona-

••j.i e iiin e\ri'l lenie [iroi'c'.'i) proprio ilo mel!ni;li) iiiiliiriiv;)

•jnr .•'r^ii inio' nas ligors de roisas. nas nogoe-' 'le .-.rieiirias ])l)\-

'ie;is. dc.  Periuilte (arnbem reviver as ideas dos meninos,

lialiitiial-o- a exereieios de linguagem. |)reparacao. rom|.»osi-

<;;io. dr.

      Nil-, propl'l.is IK/OC-- e\|)i>siti\',.i~, o inr-ire p(')(lc roi].~.iL;ra r

ii!ii;i ])ai'lr ;'i jiilerrogiicao, se|a |)ar;i inlroilii/ir inn demmlii

ulil iir \enlaile. seja para lawr os almnno' rd lexioii.ireiii

•ol)i'e  |ier^iinl,i' i]in'  |)i'>ileui   resolver ilireclaineiilc  por  si

Die.^ilios.

      \.i.' rev i.^oi"'. a iiileri'D^.icao e j llei'iialiv;iiiieiilr nni ineiii

Je roiiiprovacao e de ensino.  Serve para verilicar si o, iado'

f .1' iileas s.'io adquiridos.   Permitte reiiiiir du.i' on vana-

iilea.' lIi\ll•l•'a-~, iliversos lae.los. ]»ara comprov al-os. jii li;al-i»s

'• la/er siir^ir uiiia illea niiva. uma conelusao rnai-' ger;il ainda

ijiie as prrreilenie'.   l^srlaref^' e levanta assim o ensiiiii [)ela-

nlea~. lie eonjunio i]Ue ella a|)i"esenla.

      Exirc.-.sin 11 <-vil;ir. — Deve-se evilar la/.er inlerriig;ieoe.~

,111' aluiuno-, .'obre coistis </iu' elii's ignorant coin/ili'iiiuii'nte.

in;i.-- i]ue |)rccisam eoniiecer.   Em hisloria, em geograiillia, j)or

exempio. exageramos freiluenlcmeiite a jiarle da interrogacao

socratica.
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     Qualidades da interroga^ao. — Os assumptos pro-
postos pelo mestre devern ser claros, formulados simplesmente.
e, sobretudo, muito accessiveis a intelligencia do alumno.

     Devem ser precisos, versar sobre um ponto clararnente
deslindado. Nada e tao penoso como essas perguntas confus'as,
vagas, as quaes o mais intelligente nao sabe que resposta dar.

     Devem ser interessantes, engenhosas. Um assumpto por sua
forma pitoresca, aguga o espirito da crianga, solicita UTO i-naior
esforgo de investigagao, alegra a classe.

     E' tambem necessario que as interrogagoes sejarn geraes.
Evitar dialogos e as perguntas dirigidas sempre aos mesmoi-
alumnos.

     E' preciso estimular os indolentes, dar valor aos timidos.
evitar as respostas collectivas, ruidosas. Urn alumno charnado
deve responder claramente; si a resposta nao e boa, outro
alumno respondera.

     E' hnportante gradual- bem as perguntas nas ligoes de
investigagoes. Si uma difficuldade nao pode ser resolvida
por urna. primeira pergunta, fazer uma ou duas mais faceis.
que levem o menino a comprender melhor a primeira.

     Emfim, nao fagamos a interrogagao tornar-se monotona.
nem tao pouco a precipitemos. Tenha o mestre vivacidade
sem irnpaciencia. E' necessario que as criangas sejarn levadas
por si rnesmas a resolver as questoes que Ihes sao propostas;
que tenham tempo de reflectir e de se manifestar, e que o
mestre se abstenha de forrnular perguntas e respostas.

     0 bom rnestre e um bom interrogador.

                                             L. C. BON.
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     Lulu vr'le iiina ramisolinlia toda boidada. Que lielle/.a!

      K os sens eabellos Y  Que lindos sao !   Parecein avdbi-

'lailos: lem reflexes ile In/, ipiando a rrianca vira a rabecm'ki

ile ca para la.

      Fra/ eiiire os laliios de earmim inn. . . "l)ico    - sim.

lima eliiipela de borracha. a sua iiulispensavel chupetinha.

         Vore e nienino ou ineiiina.'' ))ergiinla inn desconheciclo.

<illiaii(lo para a rriaiiea. <iue. sentadinlia em cima do l)a1cao.

ili-.lrae a lodos i|iic entrain na loja ilo pae.

     () |iei|ueiiilo, imm movimeiito limseo, lira i.) loco da boera

r. lazenil;! lima ea rr;inea, di/ muito serio: "'Sou homeni, sabe'.''

         Lm lioniein nao anda de cainisola, nao tem caltdio'

ronipriilos e nem <'liupa... l)ico.

      Lulu ollioii Ix'm para o estranlio, descen do l)dleao e loi

il ireil inlio laLir eom a mae.

       • Maniac. I'aea-me o la\or de guardar esle l)ir(i.  Vislci-

ine roin ,ii|iiella ronpinha de ealgas e ).)ald6. ijlie eu nao i|in/

initro ilia: r de-ine [irenea |jara ir ao liarbeiro.

         (^ue <'• isso. men amor ? diz-llie a mae, nao podeiulo

ronler nrna gargalliada.

         Nao i|iicro niais oiivir ninguein me i.ierguniar ^i 'on

iiieiiino on meiiina.

     K o pequerrnelni. nuiilo serio, muilo eonveneido. teelioii

ilr novo nma rarranra. eomo si estivesse /angado.

0 E'CO
(EXCERPTU.)

        0 [leijiieno Jorge nao linlia a minima idea do que fos'e
um i''r<>. I in dia die lembrou-se de gritar no mdo do prado: —
"Oil ! 0)1 !", e ouviu re[,)etirern-se no !)0s([ue vizinho as rnesrnas
palavras:    --Oh ! oil !"
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       0 menino, admirado, continuou a gritar: — "Quern es
tu ?" A mesma voz mysteriosa respondeu logo: — "Quern es

lu ?"
       Jorge ainda continuou: — "£s um rapay. tolo !'" "Ra-

paz tolo !", repetiu a voz do fundo do bosque.
       Jorge ficou desesperado, e redobrou as injurias que

enviava ao bosque. E o eco sempre repetia fielmente.
       Procurou inutilmente o menino que die suppunha Ihe

responder, para se vingar, mas nao encontrou pessoa alguma.
       Vendo haldados os seus passes, correu para casa e foi

se queixar a sua mae de que um mau rapaz se tinha escondido
no bosque para injurial-o.

       — "Ve, meu filho, Ihe disse ella, lu tc accusas e te
traes a ti mesmo. Fica sabendo que tens apenas ouvido tuas
proprias palavras. Assim como tens visto teu semblante mui-
tas vezes no regato, da mesma sorte acabas de ouvir a tua voz
na floresta. Si houvesses gritado uma palavra delicada, terias
ouvido outra egual."

                        TENTA^O

     Na saleta de estzidos, Annita, muito attenta, escreve .sen'
exercicios e nem percebe a visita que. pe ante pe, vem entrando.

     E' a travessa da Margaridinha- ([ue, sem pensar. perturba

a estudiosa, perguntando-lhe:
     — Que esta voce fazendo ahi. Annita?
     — Estou escrevendo um exercicio, minha quenda.
     — Venha brincar comrnigo, sabe? Deixe a hgao para

fazel-a na escola.
     — Nao, nao posso, rnaninha; preciso acabar mrnhas

contas.
     — Eu tarnbem sei contas: urn, teis, vinte, dez, quato.
     Riu-se a Annita, porern a pequena nao se deu por achada.

     — Venha, Annita.
     — Nao posso, ja disse; tenho ainda uma licao de

Historia.
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          Do chapeo/.inlio venndho, e? Da gata borralheira. naoY

         :\ao, Margarida: e uma historia de verdade—P sobre

Mem de Sa.

          Duin liDineiny Ora!...   Nac lia ile ser bonita!

          K' (liim ^overnailor do nosso Brasil   -- inn hoinein

miiilo Iniii]. iniiil't inldli^enie. . .

      Mas, \a hriiicar so/inlia, (jiierida: leve a sua boneca.

! ).lijll I il jionro eu ll'ei.

      !', \niiita inrliiioii-~e novamenie solire o eauefiio. emquanto

\I.iri;,!ri(l;i ':ilii;i (levagar/.inlio. sempre a tagardlar.

        Kra unia noile sileneiosa, em pleno inverno. l-rn harao
riisso partiu da villa da Rol)-rin, nas fronteiras.  A neve nas
riias cliegava ao' jodlios e eontinuava caliindo. ijiiando o
liarao. sua niiilher. lillio e criado Erk', enlraram no sou treno.
em raminho a Sao Petrogrado.

       0 doiio da eslalagem instou coin dies que nao tentassem
\ia(ai nessa noite, pois os caminhos estavam quasi intransita-
vei» e niatillias de lamintos lobos vagavam pda visinhanca.

        Mas o harao tinlia pressa de chegar, e ordens foram
(fauas |)ara a parlida.  Os (|iiatro fogosos cavallos saliirarn ci
i;alope pda eseui'idao.

        luna liora mais ou menos depois. ao a[»proxirnarem-se
(luma grande lloresta i|iie deviarn atravessar, a baroneza excla-
mou: "Oucaiii ! Que e aquillo?" Todos escutararn attenta-
mente. c enlao. a (listaneia. ouviram, no silencio da noite, urn
uivar mdaiK'olieo. Nao se podia duvidar.  Era o uivar de
lobos. Os eavallos tami)em recoiuieceram o som e puzerarn-se
a gajojiar mais depressa do iiuc antes.  Pouco a pouco o ter-
rivd som a))[)roximava-se.

        0 liarao r sen enado apruiii|jlararn as pistolas, e nan
ioia de tempo, pois olhando para traz, virarn. na neve, sombras

ijiie --e approximavam.
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        Elles sabiarn que os lobos estavam perto. Mais e mais
 galopavam os cavallos. Mas os lobos os alcangaram.

        Havia uma porgao delles. Na frente vinha um enorme
 lobo grisalho; este, assim que os alcangou, quiz saltar sobre
 um dos cavallos. Immediatamente Eric fez fogo e o lobo
 cahiu morto. Corn isto °os outros lobos desanimaram urn pouco,
 mas logo continuararn na perseguigao.  Esta vez o barao e
 Eric atlrararn ao rnesrno tempo e quatro lobos cahirarn rnortos,

 na neve.
       0 resto da matilha parou por urn instante, para devorar

os cornpanheiros rnortos, mas logo as feras puzerarn-se atraz
da comitiva.

        "Nao ha remedio. Precisarnos soltar e sacrificar urn
dos cavallos."

       Fizeram isto e, quando o cavallo poz-se a correr pela
iloresta a dentro, toda a rnatilha foi atraz delle.

        "Estarnos salvos !" exclarnou o barao.
       Mas o criado sabia rnuito bem que os famintos animaes

voltariam logo.

       De facto voltararn e en tao outro cavallo teve que ser
sacnficado, para ganharem alguns minutos.

       A carruagem estava a duas milhas de Bolisov. As luzes
das casas podiam ser vistas, a distancia.

       A comitiva pensava que estava salva. Mas, emquanto
galopavam, percebia-se que os cavallos, exhaustos, dirninuiam
a marcha, a medida que os lobos estavarn outra vez rapidamente
alcangando-os.

       Foi entao que o criado Eric, provou ser um lieroe.
       "Eu descerei, barao, e deterei os lobos, emquanto o

senhor corn sua familia chegam a cidade. Si ficarrnos juntos.
pereceremos todos. Talvez eu tenha tempo para subir a uma
arvore, ou pode ser que consiga repellir os lobos, ate que o
senhor volte corn soccorros. Si dies me matarem, cuide de
mil-ilia mulher e de meu filho !"

       0 barao nao queria perder, duma rnaneira tao triste, o
seu fid criado, mas Eric insistiu ern arriscar sua vida para
salvar a do amo.
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        Os lobos rodeavam agora o treno e alguns rnordiarn

a'~ |»ei'nas dos cavallos.

        —"'Deus vos acornpanlie !" exelarnou Eric. "-Faca fogo.

'[iiando eu sallar."

        0 l»arao obedecen e o fid criado atirou-se no nieio

dos lo!»os.

        Os aniniacs lerozes detiverain-se um instante corn o luzir

«las pistolas aos seus olhos.

        Ouviu-se em seguida 11111 lerrivd grilo sdvagern e Eric

le/ de novo logo aos lobos.

        De[)ois sobreveiu um silencio letrico a medida <|ue os

(i(\ailos seguiam ern direcgao a cidade.

        Nunea mais foi visto Erie. Suas pistolas t'orarn encon-

tradas na neve riil)ra de sangue.

        Neste logar ergue-se urn rnotiurnento. tendo num lado

11 norne do heroico criado e noulro. as seguintes palavras:

"Dedicagao maior nao pode mostrar um liornem do que sacri-

liear sua vida pela lie sen amigo.'"

                    AS ROSAS DE MBMI
     Toda rliorosa, i;aininho da escola. entra Mimi em easa

-.1.1 litia.
     -— Que le aeoiileeeu'r'   Kstas doente?   Vovo ralhou-teY
     - - Nao. seimora.   E" que hoje fa/ annos a professora

-'... nada tenlio para Hie offere"er !
     Mi.mi perdera ;i mae, sem mesino conhecd-a. Fora enaila

 |ida avo. rnuilo l)oa vdhinha, mas. . . algum tanto severa.
Pelo inenos iiaii linlia 'carinlios para rom a pecjiiena, ((ue. ein
i •ompensagao. o.~ ('iicoiitrava na liondosa tia.

     — Nao chores. Mirni. Vein comrnigo ao jardim. Minlias
nrciras eslao I'loridas. Levaras um grande ramalhele. Queres?

      \s lagrimas tie Mirni pararain cinno que por encanto:
-n;is I'aces roradas pareciam l)i-ilhar; e urn sorriso. todo ale-
^lia e giatidao, dizia (|iiaiilo ella estava contente.

     — Ale logo, titia. Muilo olirigada, repetiu ainda da porta
 i meiga Mirni. sobracando as llores.
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     Na escola ninguern soube quanto soffrera esse ooragaozi-

nho grato.
     Todas as colleguinhas adrniravarn as rosas de Mimi, pois

cram as rnaislindas de todas.

  A VOLTA DAS ANDOR1NHAS

Erarn ellas: ao solposto
Vi-as ern bando passar;
lam doidas, era urn gosto
Ouvil-as, como eu ouvi.
Vinham de longe cantando
\s pobres das andorrnhas.
Procuravam, coitadinhas,
Este ceo que nos sorri.

N.a beira do men telhado,
Pousaram duas, depois,
Do musgo rnais delicado
Forarn seu nmho fazer.
Corno esse par venluroso,
Que andara fugindo ao inverno,
Se aconchegava alii temo,
Vendo o sol que ia rnorrer!

Quando e&ta verde folhagern
 For levada pelo vento,
 Sabe Deus em que paragern
 Hao de ir ellas descansar;
 Mas eu ficarei sozinho,
 E na estagao desabrida,
 Vendo a flor da minha vida
 Folha a folha desbotar!

E. A. V(DAL.
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                        0 CAVALLO
     Criangas, que tanto goslaes de •'historias sobre animaes,

vou contar-vos dois casos muito imeressantes a respeito do
cavallo.

     Ha alguns annos um senhor voltava a cavallo, para casa,
tarde da noite.

     Seu animal assustou-se corn uma pedra que havia ao lado
do caminho. Quando os cavallos se assustam, costumam saltar,
pular, escoicear. A isto chama-se passarinhar.

     Pois bem; o cavallo, passarinhando, atirou o cavalleiro
ao chao, e fugiu, a galope.

     0 hornem nao poude levantar-se, porque, na queda, tinha
quebrado uma das pernas.

     Ficou no logar em que cahira, soffrendo muito.
     Passado algum tempo ouviu um trotear, cada vez mais

proximo. Era o seu cavallo que voltava, depois de ter ido a
estrebaria e rinchado bastante, corno si quizesse contar o
accidente.

     Rinchando ficou junto ao seu dono, ate que apparecesse
alguem para o soccorrer.

     Nao parece que die estava arrependido do rnal que cau-
sara, e procurava reparal-o?

     Um outro cavallo costumava abrir o portao da estrebaria
e sahir a passear pelos campos, a vontade.

     Os outros cavallos e burros da cocheira acornpanhavarn-
n-o corn olhares invejosos.

     Um dia, quando ia sahindo, ouviu os rinchos dos compa-
nheiros, que queriam acompanhal-o.

     Voltou, abriu os portoes e soltou-os a todos.
     Nao acham voces que esse cavallo era bom ? Elle era

melhor do que muitos meninos egoistas que nao se lembram
de ajudar os seus companheiros.
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A BOLSA
(EXCERPTO.)

     Norberto, filho durn pobre carvoeiro, chorava arnarga-
mente, sentado debaixo durna arvore.

     Urn fidalgo, andando a caca, foi ter casualrnente ao
rnesrno logar.  Quando viu o menino, perguntou-lhe porijiie
chorava tanto. Este respondeu-lhe:

     — Oh! senhor, ha rnuito tempo que minha rnae se acha
doente, e rneu pae enviou-me a cidade para pagar o boticano;
por rninha desgraga, perdi no carnmho a bolsa e o dinheiro
que ella continha. E' isto que me afflige.

     — Sera esta? disse o cagador, fazendo urn signal ao
criado que o acompanhava, e que apresentou ao rnenino uma
bella malha cheia de ouro.

     — Nao, senhor: a rninha nao continha tanto ouro corno

 esta; tinha pouco valor.
     _ Sera, entao, esta? replicou o cacai-lor, rnostrando-lhe

 urna outra bolsa muito velha.
      — Oh ! essa sirn '. bradou o menino, transportado de ale-

 gria; e ella mesma!
     — Meu filho, disse-lhe o cagador, eu te fago presente

 desta outra, coin o dinheiro que ella contem, como uma recorn-
 pensa da tua confianga em Deus e da tua probidade.

                     0 PRETENCIOSO

       Antoninho era alegre, vivo. Interessante crianga, nao
parava, e falava o dia inteiro. Inventava historias, urna mis-
tura de reis, capitaes, heroes, ern que die fazia sempre o papel
principal. — "Corajoso como eu, nao ha ninguem", era quasi

sempre o remate.
       Uma noite muito quente, as criancas brincavarn senta-

dinhas no chao. Faziam casinhas, erguiam torres corn cartas
de baralho, etc.

       Antoninho contava proesas.
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       — Nao tenho medo de nada !
       — Nem de baratas ? pergunta a irmazinha medrosa,

olhando para os lados.
       — Nao; eu nao sei o que e medo. E de uma barata !. . .

E' apparecer uma, que eu a rnato logo !
       E as casinhas, e 'as torres encantadas se erguiam e

cahiam para se erguer-novamente. Mas, o que aconteceu, de
repente, corn Antoninho ? Grita, pula, quer arrancar a camiso-
linha leve, que vestia por causa do excessive calor.

       Acode a criada.
       — E' uma barata. . . urna barata que esta em mim. . .
       E o pretencioso chona e grita. . .
       Os irmaozinhos ? Estes rolarn pelo chao, de tanto rir

do corajoso Antoninho.

                    (LEITURA ADEANTADA)

     Aos fei-tos dum rapaz de quinze annos deve-se, em grande

parte, a exploragao dos mares.
     Antigamente os homens percorriam algumas partes do

globo, mas, como guardavam segredo daquillo que viam e
faziam, seus conhecimentos de nada servlam ao resto da
humanidade.

     Marco Polo tinha apenas quinze amios de edade, quando
partiu em suas exploragoes atraves de terras estranhas, entre
povos selvagens, para achar o .caminho da Chma.   Quando
cresceu, escreveu a respei'to do que vira e aprendera, para cpie
todos pudessem saber o que elle desoobrira. Suas narragoes
sobre os paizes e povos estranhos e sobre riquezas doutras
terras, fizeram corn que outros homens quizessern ir onde elle
tinha estado, ver o que elle tinha visto. No seu livro, Marco Polo
narra o cammho por onde pa'ssou para chegar a esses logares,



84RE VISTA ESCOLAR

de modo que outros pudcram alii chegar seguindo a sua rota.
Esse livro desperlou-lhes ainda a idea de navegar para esses

logares.
     Marco Polo nasceu em Veneza, na Italia.

     Foi a China, a pe, corn sen pae e tie.  Elles alravessa-
ram alias monlanhas, desertos -terriveis e logares onde o frio
era intenso.  Finalrnente, cliegararn a China, onde o rei os

recebeu rnuito bem.
     Marco cresceu na corle e tornou-se rnuito estirnado do

rei. Aprendeu a falar varias linguas. Era tao compdenle.
que o rei o rnandou corno sen ernbaixador a India, Conchrnchina

e a rnuitas oulras terras.
     Marco desernpenhava-se nmito bern das suas cornrnissoes.

e contava ao rei tudo a respeilo dus paizes que visitava: corno
o povo vivia, qual era o seu connnercio, quaes as suas cidades,

rio? e montanhas.
     0 rei nunca tivera ernbaixador rndhor, e recornpensou

Marco corn grandes riquezas.
     Depois duma ausencia de vinte e Ires annos, voltararn os

Polos a Veneza.
     Marco Polo contou ern seu livro o que vira e ouvira. Por

muito tempo ninguern acreditou nelle. Nao podiam irnagmar
que houvesse paizes corno a China e a India corn rnilhocs e
 milhoes de habitantes. E o que die cunlava a respdto das
 sedas, pedras preciosas e especiarias, Ihes parecia impossivd.

     Mas, pouco a pouco, os liomens comegararn a ver que o
 livro de Marco Polo narrava verdades.

     Puzerarn-se a esludar e aventurararn-se ern descoberta'.

     0 grande Colombo, que viveu duzentos annos depois, foi
 um dos que estudaram esse livro, e foi sem duvida sua leitura
 que em grande parte o influenciou a procurar urn caminho

 rnaritimo para a India.





     Ha ilefinicoes que encerrarn, na siinplicidade de sua '\ii-
these, inn prograinma iiiteiro.

     Aisirn e que, 1enclo-?e a de escolismo, dada por uin eini-
nenle. cullo, porem rnodesto educador paulista. (lescortina—e
logo, no laconismo de.sse resurno, todo o ])rogramma a segnr'
para o triunipho completo do escolismo.

     Diz o distindo professor: — "0 cscolisino e n rcriliiiieirn
escola que prepnra o cidaduo de umdnli.a — o corpo raronil.
a alma generosa, a intelligencKi liicidu — para hem sci-rir cin

sen paiz."  De fado, assim e.
     Comparando-se a definigao supra coin o schema geral <ln

escolismo, veinos logo (|ue die o contern todo mteiro. E |)oi
isso que Ihe proiligalizamos encomios.

     Para que o verdadeiro escolisinio seja beni pralicado 11.1'
escolas, para que produza l»ons frudos, tomemos ).»or ))ei)i\i
fundamental o sen schema, ja rnuilo divulgado, e sobre elli-
 edifiquernos sabia e iiitelligenternente a escola do escotismo.
que fara de cada meriino um liomem torle. lima alma pura.
 uma intdligencia culta, prompta para servir a Palria, na pa/

     0 escolismo nas escolas nao lem lido o carader emnirii-
temente educalivo que devia ler.

     Nao e bastante formarrnos Dalalhoes numerosos de. ineni-
nos fardados que niarcham e locam tamljores e rornetas.

     Si as excursoes e concentragoes so tiverem por escopo a
quantidade de meninos que envergam urna farda, cantam e
marcham, o escotismo so servira para diverlir a menmada e
offerecer ao povo curioso o ensejo de se divertir lambern. 0
escotismo, assim praticado, nao e uti1 as criangas e. prejudir.i
a boa reputagao das nossas escolas.
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     Corno pratical-o, entao, corno adoptal-o nas casas de ensino,
para que produza bons resultados, para que a'ttinja o seu nobi-
lissirno fim?

     Cada grupo-escolar e escolas-reunidas do interior do Es-
tado, devem constituir uma commissao regional de escoteiros.
Na Capital e nas cidades do interior que possuam diversos
estabelecirnentos publicos de educagao, cada urn destes forrnara
urna commissao districtal.   Parece u'm mal reunir dois ou
mais grupos numa so cornmissao. As diversas cornmissoes re-
gionaes e districtaes, embora cada uma tenha a sua directoria
e sejam independentes entre si, ficarao sujeitas a uma dire-
cgao unica, para fins especiaes, a qual tera por sede a Capital
e por membros os altos elernentos da Instruccao Publica. Esta
suprerna directoria, por su'a vez, apresentara mensalmente a
"Associagao Brasileira de Escoteiros", um ralatorio complete
do movirnento geral do escotismo no Estado todo. E' claro,
portanto, que todo o escotismo escolar ficara dependente da
A. B. E. Nao achamos justa qualquer campanha contra a
ihtromissao da A. B. E. no escotismo das escolas. Ella e uma
insfituigao julgada ja pelo chefe supremo da nagao como de
 utilidade publica, e subvencionada pelo governo estadual e
municipal.

     Para evitar incidentes entre as cornmi&soes regionaes, dis-
trictaes, directoria-chefe e a A. B. E., nada mais facil que orga-
nizar regulamentos onde fiquern bem patentes as attribuicoes
de cada uma dessas instituigoes.

     Acharn alguns nociva a acgao da A. B. E. sobre o escotismo
escolar, pelo simples facto de o ensino do escotismo ser con-
fiado a soldados, que julgam um elemento mau. Nao e justo
este modo de pensar. Durante a nossa passagem despercebida
pelo magisterio publico, tivemos o ensejo de conviver corn di-.
versos soldados da nossa Forga Publica, instructores de esco-
 tismo, e so notamos nelles urna grande falha, que podera ser sa-
nada corn estudos especiaes:—a falta de rnethodo para trans-
rnittir as criangas os seus conhecirnentos militares e de cultura
physica. Nao Ihes faltaram nunca delicadeza, paciencia e mo-
ralidade.  Ministremos aos soldados instructores nogoes pra-



licas de metliodologia e pedago^i.i. r lerriiin^ ndle-. valiosi'-'i-

inoi? auxiliares do eseolismo.   1'7 ile grauile nliliilaile liliei-lar

o ddegado-tecliiiico do diredor do grupo: esle deve eonipren-

(ler muilo bem as suas liniecocs, nao [•ercranilo niin;'>i a ;in\'H)

•lanudle, quo e o rci absolute (|iian<lo cm adi\ iilaile. () ni-iiiii

do escotismo nas escolas, deve ronliiiiiar a ser obrigatorio.  0

fardainento e impreseindivd.  0 programiiia a de^envolver

precisa ser o inesmo da A. B. I'..  A educacao militar <•

cultura jjiiysira serao (•onf iadas aos nossos soldailos da P'orea

Pulilic'a. ;[iie leniiani. para exi'l'cer lal rargo. eslmlos espenae'.

A inslriii.-gao inililar nao poile ser coiKleinnaila.   Kll.i ;lisci-

plina as eriancas e as prepara para a villa lulura ila casi-rna.

quaiido sorteailas para servirem a Palna.  K' indis|ieiisavel a

assislenda medica eonslante, [jara o hom exilo ila eilnracai)

plivsica.   \ ellueagao moral e civk-a sera conliaila a inn r-lii-

cador eom[)eieiitissimo. ijne eonsagre ao esroli.-mo nni .'iiirerii

eiitliusia'iiio.  Quasi seinprr rsse enraru.o rrfar •,ol)re o ilcle-

gado-lec'nnico.   As instruecoes de escotismo, de\cin ler ja mi

horario das classes, tempo cidermiiiado, para nao prejiKliearriii

a boa mareha do ensiiio.   '\s exrursoes, pelo inestiio inoli\ii.

serao realizailas aos (loiinn^os e lenado', ili^vrnilo ol>cile;-i'r

a um piano scienlifico, temlo |jor a1\'o —- diverlir e iiislrnir.

     No exiguo es|iac(i i.lcsle ligeiro Iralialliii, e-nos ini|ii)'-.ivd

descrever tudo quanto os nossos nisigiiilicanles ronlieriiiieiitu'

tlieoricos e ])raliros nos aponla'm, coiiiu mcio (•erli> di' )>ral]rar

o verdaiieiru escotisnu.) nas esfola».

      Para terminal', diremos a|)i'nas ime, si qiii/,erinos na' e'-

colas o escolismo (Uie |iro(lii/a lions resiillailiis, iniiile'nos Je

orientagao.  Periiiaiieeermos mais tempo no erri). e prrjnilirar

as criancas e as escolas.

     Pralituiemos o escotisrno, mas de maneira (|ue em cada

crianga teima.mos um escoiciro coinplcio: assiin (a/enilo. lere-

rnos nas (•riancas de lioje o soldado de amanlia, dotado duin

''corpo I'tironil . uma "(iliiiii generosit" e uma " itUclligencia

lucidu . |jromplo para ileleiider a Palria na |)a/ on na giirn'a,

liabil para usar ilos sens ijireilos e rniii[)rir os sens ileveres.

                                                       .!. \.



               EDUCAgAO MORAL E CIVICA

        Dado o triplice aspecto que caracteriza a educagao,
 cabe tarnbern a escola primaria a cultura moral da infancia.

        Nao serao, porem, os preceitos declamados em torn
 dogrnatico, sentencioso, que hao de desenvolver no espirito in-
 fantil as prirneiras nogoes do "dever" — este principio basico
 da educagao moral.

        Si e verdade que, no proprio adulto, taes preceitos,
 pela sua natureza abstracta, nao Ihe despertam facilmente as
 faculdades sensitivas, imagine-se que influencia poderao elles
 ter no espirito da crianga ! Alem do que, e precise notar-se
 que o ensino da moral, dirigindo-se mais ao coragao do que
 ao raciocinio, deve exercer-se de preferencia sobre aquelle.

        Cumpre, portanto, afastar, tanto quanto possivel, as
 concepgoes abstractas, que Ihe possam perturbar a accao
 educativa.

        Nao pretendemos corn isto negar o valor da abstracgao:
 — sem ideas abstractas o homern, subordinando o pensamemo
 a exclusiva influencia de imagens particulares, ficaria nive-
 lado aos brutos; e um philosopho contemporaneo, querendo
 por ern relevo o irnportante papel que aquelle acto do espirito
 representa no exercicio de todas as operagoes intellectivas, ja

-affirrnou que o hornem e uma "machina de abstrair".
        0 que queremos dizer e que o poder de abstrair, na

 crianga, nao se compadece corn um ensino processado 'por meio
 de regras ou de principios, que para ella sejam vasios de
 sentido.

        Por aqui se ve quao negative e, na escola primaria,
 o ensino da moral dirigido por tal processo.

        Entretanto, apesar da reconhecida capacidade dos nossos
 professores, parece ser esse o meio usualrnente empregado,
 salvas honrosas excepgoes, quando tratam da materia que, sob

-...,^>iM^a
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o titulo -  "Edueagao moral e eivica", vein exarada nos pro-

grammas.
        A proposilo: este tilulo, pda sua latitude tao sugges-

tiva, nos mostra a dupla aegao ([lie deve ler o ensino da moral.
dirigindo o homem no ciiinprimento dos sens deveres nao si)
individuaes, eomo suciaes.

        Isto e o bastanie j)ara evidenciar o |)apd transcendente
da edueaeao moral na escola puhlica, afim de i|ur se Hie ile
uma orieiilaeao prolicua, <'apa/ de desenvolver no espirito do-
iilumnos os germens lalenles dos sens lions senlimenlos, r nn-
plimir-llies na natureza allediva novos surlos que, ))ara o In-
tiiro. fai;am de eada um ddles 11111 preslanie ridadao.

        Tratemos, ])ois, dessa orientagao, priineiranienie 11:1
parte ([lie se refere a edueaeao moral |)ro|)riai)iente ilita.

        Denire os fados i|ue, quotidiaiiamente, eaem sol) o do-
ininio da observacao das eriancas, alguns lia »iue, im[)ressio-
i);ni(io-l]ies o espirito, o alirem a ensiiiamenlos moraes ipie o'
mesmos podem suggerir.

        Nao ha, enlao, indlior "op|)ortunidade " do i|iie es-r
inoiticnto psveliologieo, |)ara uma proveilosa ligao.

        I 111 lado da vida esrolar. um acoiilerimento oceiirridi.)
na sociedade em i|ue o alunmo viv<', emiim, i)iiaes(|iier oiitra--
rirdiinstaiicias. geram exri.-llentes "op|)orlnni(lailes". Cninpre an
mestre sal»er siir|.»rencld-as, em flagrante, e liein a])rov»'ilal-as:
e, quando ellas nao surjam espoiitaneainente, eompde-llie aindii
creal-as. por meio de sulilis snggesloes, qiie os assumplos esc(.)-
lare-' (liciriamenie eostumam pro[)<)i'cionar, fliirante 11 e\ere]eiii
das aulas.

        Desta inaneira os alinnnos rerelierao daro'' e 'ainlare-
eiisinaineiilos.

        E", porem, de ))rimacial importancia <)ne as lieoes sejam
diarias: assim, nao so os assurnplos, corno o lempo, lavoreeeraii
 o conlieeimento de t>)dos os pontos ()ue di/.em respeilo a essr
 asjjedo da educagao.

        Nao vemos para esta parle do ensmo [)i'imario uin pro-
 cesso mais seguro, mais coiisentaneo corn o poder intdledua]
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da crianga; so o theatre e o cinematographo poderiam
substituil-o.

       E' preciso, pois, rnais urna vez repetimos, que o rnestre
atilado e expedite, nunca deixe de aproveitar as "opportuni-
dades", que se Ihe deparern, e de crear outras, quando
precise for.

       So assim sera uma realidade o ensino moral em nossas
escolas — ensino que, como parte integrante da educagao, della
se nao pode divorciar, nem tao pouco ser ministrado por meio
de definigoes e regras que nao falam ao coragao da crianga.

       Descurar desse ensino, tornal-o negative, por via do
processo defeituoso, actualrnente ern voga, e nao so um erro,
como um crime praticado por aquelles a quern esta confiada
a crianca durante os tenros annos de sua vida.

       Segundo Kant, a obra da educagao e o desenvolvimento
do individuo em toda a perfeigao de que e susceptivel. Ora,
esse desenvolvirnento so pode realizar-se corn o concurso de
principios moraes bern inspirados e dirigidos.

       "A educagao moral, diz Locke, uma vez adquirida,
mesmo que o restante fosse negligenciado, produziria o resto
em tempo opportune; si, ao contrario, ella nao for irnplantada
de modo a extirpar os habitos maus e vi'ciosos, as artes, as
sciencias e todos os outros ornamentos da instruccao nao podem
preencher o seu fim; so servirao para fazer o peor 'e o mais
perigoso dos homens".

       Aparte o exagero destes conceitos, •dies nos servem,
dada a autoridade do grande philosopho inglez, para por em
evidencia o valor proeminente que a educagao moral repre-
senta na escola.

       Torna-se, pois, necessario (releve-se-nos a insistencia)
que esse ensino nao mais fique subordinado nem a simples
enumeragoes de regras e preceitos, nem as exigencias de ho-
rario, porquanto nao e este que pode estabelecer as "opportu-
nidades" de que falamos, isto e a disposigao de espirito em
que devem achar-se os alumnos, para poderem "sentir", ja
que esse ensino, falando a razao, vae directamente ao coracao.
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        Passemos agora a parle (jue diz resj}eiti> a educacao
civica.

        Sendo o objective desle ensino preparar o alurnno iii»
conhecimento dos sens deveres e dirdtos coino cidadao. desn.'-
cessario e enearecer-lhe a irnportancia, principalinentc como
integralizador da educagao moral.

        A processuagae dessa malcria ern nossas escolas pul>1i-
cas, tarnl)ein esta redarnando algumas consideragoes.

        0 ensino das Ids que regem os deveres c direilos
civicos, por maia singdo que. seja, nao se podc di\orciar da»
nogoes abstractas que Ihe sao immanenles. Islo poslo. a expli-
cacao literal dessas Ids bem pouco aproveita ao alumno.

        Dahi a necessidade de dar ao ensino uma direcgao
didadica que o ponlia ao alcance da cornprensao da rrianca.

        Para esse firn o mestre deve formular |je<jiienas e inle-
ressanles historias, que encerrern inna ou algumas daqudlas

nocoes.
        0 prazer ((lie as historietas despertam no espirilo in-

fantil fara eom <]iie o alumuo insensivdmciite va adcmirnulo
as nogoes que, por outra forma, so Hie causariam tedio.

        Excrnplificando: Trata-se de dar ao alumno uma idea
sobre o imposlo. Em vez de se Ibe dizer quc o imposto e o
dever (iue todo o cidadao teni |jara coin o Eslado de eonlri-
])iiir, a rnedida de suas forgas, corn a parte neeessaria para
as despesas da communhao, ou outra qualquer delini(;ao ana-
loga, invente o professor lima hisloria que ponha eni evidencia
esse dever.

        Assirn, a crianga, attraliida pda sirnplesa das narraeoes.
adquirira, indirectarnente e aos poucos, o couliceinidito claro
das Ids da nossa constituigao politica.

        Parece-nos (jue, no dorninio da escola prirnaria. cste
estudo deveria tarnbern ter corno guia a Historia-palria, nao
so pelos exemplos de civismo que esta disciplina nos ai)i-e-
senta, corno porque a dia se liga intirnarneiite a forrnagao da-
nossas instituigoes.

       No decorrer do estudo dos fados liistoricos, aurgiriani
naturalrneiite magnificas opporlunidades para explanacoes
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sobre a nossa erganizacao politica. nesses costumes, nossas
Ids, de.

        0 ensino assim dirigido tornaria suaves as nogoes sol)re
a ediieagae <-iviea, (|uc nae podem ser facilmente apreendidas
por criangas.

        E, ja <|ue falarnos da Historia-patria, como um auxiliar
poderoso na ediK'agae moral e eivica, seja-nos licito fazer
uma ligeira observacao a respdto do sen ensino entre no?.

        I in (fos processes i|iie sol)rernodo concorrein para o
Iiom exite desse estudo. e a suggestao, por indo de gravuras.

        Esle |)reeesso tao pralico e antigarneiite empregado corn
ianio snccesse ern nossas escelas, parece estar decamdo.

        Kntretanlo. nao devia ser assim.
        Falando do valor suggestive das illustragdes, eis corno

•'e expressa uni mederno educador, o sr. Wil])iir Bender, na
sua olira "Tlie teaclier at work":--"It is probably not too
strong language to say that suggestion plays a more proerni-
neni part in tne education of th;- individual, than direct obser-
vation dees".

       Curnpre, portaiilo, quc o eiisino da Historia-patria corn
o auxilio das i]]ustragoes, nao caia ern desuso nas nossas
eseela.s: [)do (•ontrarie, que die resurja coin toda a forc,a do
sen peder allamente coeperador da educagao moral e civica

da nossa iiilain'ia.                                   P. S.

                                    ( F. I'.'ljiK'r;!!    —— Ullilillth. )lPll!li;OKir;l, Ol'gB-

                                       iiiz:iil;i ii.ir A. Barn.tn r •I. Strlt.)

                           PALESTRA II

                         ENSINO f)A LE1TURA

      E' mister que tenliamos, ao ensinar qualquer disciplina,

urna definigae bern dara do <jue nos preoccupa.

      Que nao seja, porern, urna definigao de rneras palavras,

mas sirn de ideas, ((lie abranja, durn rnodo geral, o que nos

cumpre fazer.
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     Nil palestra lie hoje, ipie e subre eiislne de leilura, uma
pergimta se IIDS apresenta ao esplrilo desde logo:   Que e
leitura?

     Leitura. e. no rigor do terrno, a acquisigae de ideas por
rneio de palavras, manuserllas oil im|)i'essas, fermando juizos

e pensamenlos.
     Pensameiile e a rdagao de ideas innas coin oiilras.
     As ideas adquire.-as e espirilo, pdos sentidos. do inundo

exterior, ou sau por die produ/idas.

     Coimnuinente adquifimus pensamenlop:

     a) veiulo objedos em suas relagdes;
     b) pensaiuio em ultjedos ausentes em suas rdacde>:
     c) veil Jo eslampas ou uesenhos;
     <!) pda linguagem, falada ou escrita.

     Colloeo, [)or exem|)lo, aqui a mesa, esle ehapeo.
     Fdrina-se desde logo. em meu esj)irite, a relacao entre iloi'

olijedos—mesa e cliapee  - levando-me a formular e-'le j)en-
samento: o clin/>eo estn sol/re a mesa.

     Desenlio um c!ifijieo soln'e lima mesa.  Elalieramos o
mesmo pensameulo seguinte: o chafx'o esta sobre a mesa.

     Eu digo: o chapeo esta sol)i'e a mesa.  Fermulareis, ;ie
rne ouvir, ;) mesnio peiisamenio line eu externei.

     E-creve nu ijiiaiiro negro essa mesma sentenga.  E' e.laro
que as ideas rdacionadas, ndia cenlidas, o vesse espirito
logo as apreendera, formando o ))ensainenlo <|ue exprimem.

     Por c|iia]iiuer ilesses i[uatro modos ad((Uiriinos, jiois, o ].»e)i-
sarnento, eom uma (lifferenea aijenas no resultado: quf o
conhecimento adquirido ante o oljjedo em snas relagdes e
geralrnente inais dare, rnais nilido.

     Ouvindo-se falar, adiiuire-se e |K']isainenlo por meio de
palavras rdacionadas ern senlengas (ideas eombinadas, ior-
rnando juizos): lendo-se. oblem-se )ieiisa.ineiitos ]>or meio lani-
be.m de j)a]avras, rom a dilferenga unica de i|iie, em ve/ <lc
proferiilas, sao represenlailas por formas impressas ou rna-
nuscritas.

     Examinemos estas duas operagdes mentaes ])ara consta-
tarrnos ale oiule se assemdiiain ou diversifieam.
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     A rombinacao de palavras em sentencas e predsamente a

inesrna em loilas as linguas. Tambem e iilentiro o ronheei-

inenio aili|iiiruli). i|uer o tenhamos |>or meio da leilura ou do

niivido.

      A diflerenca rr.-.ide apenas no modo por que e adquirido:

uni. pdo oiiviilo; onlro. pelos ollio.'.

      Condnis. a visia disso, ()ue a leitura e a expressao oral do

|ien,-ainen|ii. Teniies razao, mas <laqui a pouco vereis (jue ella

('• mais propria |)ara o obtencao de pensamento do ijlie

para ministral-os ))or nifio lia lala.

      Si incliiirnios na \ossa delinigao a leitura oral. poderia-

 nn><. pois, amplial-a, di/endo (|iie ier e d<ir e recelx'r ix'nsd-

nii'iiliis finr ilu'lo ilr /iiil^ii'i'iis (•oiiiliiininns eni sciuencfis.

     { r^r nao esi|iircei")nos, romo nni ponto esseneial do en-iini

il.i leilnr.i. 11 ronlieriiiienio evarlo do pre[)aro que ja possue

j eriaiKja an hiiciar o sen apreiidi/ado escolar; como die foi

;nli|ii irii!o: e. I iiiii liiK-nle. <'onr> devemos proreiler rigorosa-

 inrntf |iard en'-inal-a a ler, de accordo eoni o lim ijiie

\'isaniiis.

      A eiianra. ao enlrar jjara a esrola, e possuidora ia dr

 mmtas iileas adfjiiiridas, [)dos sentidos. do mundo exteiior:

      (^onliere essa'. ideas em snas relacdes, islo e, possue

|ieii'ii.nii'nlns:
      As idea^ ja se arliaii) assoeiaclas em sen espirilo coni |)a-

lavras falailas;

      F. f'iiialmenle. coino lastro aos seus [)ensamentos, exislem

no sen espirilo iinitiero.-'as plirases on lormas de senlenea-..

      Sao esl.is, em l)rr\r resiinin, as phases successivas iln

 [»roeesso ineiilal seguiilo pela crianca ])ara a()rencler a lalar.

      Mais larde \<is ilirei eomo islo se |>assou.

      Ora, o |)roce.sso jiara ensitiar a ler nao devera al).-'oluta-

nirnte ilil'rerir ilessa (irilein natural de aniuisieao menial.

      Para eiisinar a crianca a ler, o quo se tem de la/er. pois.

 ('• o seguinie: associar, corn palavras nianuseritas on ini[)res-

 ~as, as mesinas ideas <)iie ella ja associou eom ))alavras laladas.

      Pode-se ainda ddinir a leilura corno a traduecao oral do

 peiisamenlo. [joi meio de palavras escritas (ni irn['>ressas.
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     Uma erianea. ja sabe, pda experiencia de cinco ou seis
annas, exprimir oralmente o seu pensarnento, e o que e mai~
precioso, tem o sen eslylu propriu, i&to e, o sen inodo peculiar
de o lazer.

     Por isso mesino e que raramenie se ronsegiie. e ne'm se
deve tental-o, mdhorar a eniphase, a inflexao e a rnelodia
adquiridas, das vozes das criangas.

     No se deve tenlal-o. porque se con-era o ri-;'o de estragar
entao um bem precioso, (iiie taes sao a helleza. a iialiiralidade
e a forga de expressao, quo constituem a caraderistica indi-
vidual de cada crialiga, forgando-a, alem disso, a nm trabalho
menta] que Hie sera baslaiile j.ienoso.

     Que utilidade exisle na leilnra?
     Uma crianga, ()iiando lala, deixa sniprender o |)en-.a-

mento (jue Hie oc'dlpa o es|«rilo.
     0 rnesmu se, dara rom a Icilura ein voz alia: esta e. pois.

a sua maior uliiitlacle, porque permitic au professor saber o
grau do pensamento da crianga, e toda a plenitude, lorga e in-
tensidatie do seu espirilo.

     Su]3pon]ia-se agora, iladas estas cx|dieacdes, i|ue, des[)re-
zando-se o proeesso natural por que a erianga fe/. o sou apren-
dizado rnental, desde a priineira idea ijiie adquiriu, a primeira
palavra, a primeira senlenga corn que a externou, — se ado-
j)ta?se o morose processo de solelrar ou syllabar. Nao e daro
que se (lestruiria fundamenlalmentd a IHnccao essencial •Ja
leitura ? (1)

     Podera exislir daliorado ou nao no espirito da crianga o
juizo, o pensamento, rnas nao o percebera jamais o professor
na sua emissao rneio-gernida.

     Voltarernos agora a nossa pergiuna:  Qual sera. pois. a
utilidade tia Idtnra?

       NOTA. — \ iiianca i|iic aprcnile lnir i[iiali|iirr inn ilr-le»  pinn'-'ii-.
-olctra^ao OLI •-\Ilali;i(;;'n.i. prinripalnifiitc t'm porln^m'/. irm iiin;! I'-itiira ;iiTiM;ida-
peno-'a. arlifirial. i.'uiitraria iiiK'iraniente a iiatun'za (la exprcssa" ciiii] (|iie flla
tracluz- na runversa. as -lias fmii(;rips f ?cnlimrnt(iS.   San laes prnrr'.-ii- nira
nega^ao absolula do fini dii rneiilo da Icitura. i]iif f o api'rf('](;iianien](i d;i
c\pressau ora], ao nie&ino passo (lin1 taml>em f nni e'-tiinulo ao dfcnvolvinr'iito
da arlividade niental da creani;a.
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     iLeitura e conseguir pensamentos por meio de palavras,
m.anuscritas ou irnpressas, reunidas em sentencas.

     Visando este firn, e claro que a lei'tura assim ensinada e
exigida, provucara todo o saber e erudigao adquiridos anterior-
rnente pela crianca.

     Para o professor, e a leitura, alern disso, um factor da
rnaior importancia no ensino, por isso que ler e pensar, e
pensar e urn mode de acgao.

     Ora, todo o desenvolvimento rnental deve ser dirigido

para a acgao.
     0 estudo nos livros-cornpendios differe, e 'certo, da leitura,

rnas a differenga reside apenas na intensidade: no estudo, o
peiisarnento adquirido e talvez rnais claro e rnais cornpleto do
que o que esta fornece. 0 bom processo no ensino da leitura
e, porern, o firrne esteio para o successo daquelle.

     Vos -mesrnos podereis talvez testemunhar, ern vossa expe-
riencia, a importancia que se deve ligar a acquisigao, por parte
da crianga, de habitos correcto.s de leitura. Acredito mesmo
que ja o tenhaes verificado.

     Para a crianga, (rne aprende mal a leitura, prestando as
formas das letras a sua primeira attengao, tornam-se as palavras
verdadeiras barreiras a cornprensao da verdade que se in-
cumbem de traduzir, em vez de agentes claros de producgao
de pensarnento.

                       ——————————«SM».e!!.———————————

                 ESCOLAS DISCIPLINARES

     0 nosso perfeito apparelho de Hygiene expulsou do Es-
tado de Sao Paulo as rnolestias epidernicas e endernicas. A
religiao, entre nos, tern concorrido rnuito para a educagao
da alma do nosso povo. A instrucgao, que aqui e tida
como rnodelar, tern sido urn factor poderoso de educacao da
gente paulista. Temos, pois, saneado o corpo, a alma e a
intdligencia dos descendentes dos audazes bandeirantes. Ha.
porern, no seio da nossa. gente, seres que nasceram e crescendo
estao no meio da sociedade, corno hervas darnninhas que me°
dram entre as outras boas. Esses entes tern escapado aos cui-

•i^.^-.^ • ^- ;;... •^
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dados (jiie Ihes nao deveriam faltar. Keferimo-nos aos menores

ddinquenles, que parecern ter naseiilo i)ara o crime e aquelles

que CataJineiite se tomarao ddini|uentrs, si nao forem, por

maos eariiiosas. arreljatados do nieio mail em que vivein. para

outro mellior.  Saneemos, pois, a nossa siM'iedade, riii'lando

dessas inlelizes erealuras. <[ue |jarerein ter vindo ao inuiido.

radadas para o mal. (^uidanilo ilellas. eoncorreremos para a

formagao duma sociedaile sa.

     0 illusli-e ilepulado Dr. Koberlo Mordra, |)rot'un(lo cullor

do Direilo Criminal, apreseiitou a Camara o projedo da rrea-

cao (finn tril)iinal es[)ecial para nienores deliuqueutes.

     Foi um iirande l)endi<-io prestailo a e-sses (lesveuliira<los

seres.  Esperamos que novos e liuinanitarios projedos. sejam

peli) do()uenle i-ej)re'-eiilante do povo, a))resentados a (.amara.

creaudo em nosso Estado instiluicdes moddares de preservacao

e rdDnna.

      V ern;iina!i(!j(le inlantil e lioje nm |»rol)1enia i|iie lem siilo

largamenie ilisruliilo e i|ue precisa ser ruiilaiio seriamente |)di>

ii:overno.
      Eiitre a iiiiilliilao <)ue tumulllia pelas ruas ila nossa impor-

lante Capital, vagueia inna verdadeira malla de eriangas farnin-

tas. sujas, eslarrapailas. macilentas: menorcs aliandonados pela

eiifermi(!ai!e. vieius ou auseiiria de sens paes. i|iie se rntre^aiii

a meililicidaili' on a pi-aiira i!r ados illicilos: )>eijurnos iloen-

te~. anorinaes: polires rriangas aliaiitlonadas na orpliainlade.

exploradas pelos paes le^ilimos on ado[)livos. ty[)os asquerosos.

sein moral, seni crenea religiosa; ilrsgragailos mdiorrs. rinfjin.

•[lie serao lala'iiii'iili' arraslailos aii rrinie e a prosliluicao.

Ddles prerisamos rnnlar seri.iinenlr. A nilervencao ila policia.

coino e usual enirr nns. [lara exiin^iiir o nial e iniilil. preju-

dicial, ilolorosa e comlemnada.   Pensamos como Henn Jolv e

onlros peintein'iarisliis nolaveis, i|ne a rritnina liilaiir infantil

se ilesi'nvolvc entre os lillios lie paes inenili^os, \agaljuiiilos

<• criminosos; entre os aliamlonaijcjs ))dos [)aes cm virtiiile <las

necessiilailes (ia vida: entre os orpliains atiraJos as mas. l.o'lge
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 <|r no' >i llieoii.i Jo liereilitarisia Lombroso. que enlende nas-

rrren] j.i a~ rrianc;is propensa- ao crime.

      Para roiiihalerino.-. .1 erimina liilade infaiitil. a \ ailiagem.

j memlieiilaile. eir.. nao ilevemos Linear mao da polina. rnas

-ini rrear illversas in^l ilnicdes ilr preservacao e de refdnna:

da^-il ir.ir us inenore.-- inteli/es r d istribu il-os pelas ilil ferenles

 i'nstitiiiede-. ile accordo corn os seus aiileeedeiiles. haliilos, rneio

>'iii i)nr iiaserr.iiii r <-i-esreram. rdm'acao reeebida. anomiali-

 flade. edade. gran e nalure/.a do ddido. etc.   A thcoria

 dnma unira itistitiiigao. onde os inenores jazem em rompleta

()rtiini~rni(l,((lr. ilev<' •'er eonilemn-aila.

       .•\ tlieori.t da ereacao de diversas insliluiedes triumpllOU

no (.on^rr-sii I'enileiiriario de Stokolmo. oiide fomos ln"illiant<'-

inriile re[iresentailos |ielo Dr. I'adna Heurv.

      Na.-> (lilTerenles hislilnicdes i)iie ])recisamos crear. nao ijeve

-er ,i<linilliilo o systcma n'/H'i'ssiro, e siin sernpre o prt'reiilivo.

 \i{>'}>. (•oiiio disse o grandr pliilantliro|)o D. liosco. "'a primeiro

 'i'i /iDiirni iin/irili.!' tieson/cus. funs inlo iitflliorarti os (il)iisos. c

11 .^I'iiiiinlii. int<'iriinirii!r ii/isc/ido IKI riiziio. n(i rcligitio e no

i/innr. rxclnc lin/n 11 riisli^o riolciito."

      C.iila |ie<|i]eno. i)iie e conliailo a nni educador. "('• inn pro-

filrinii 11 minlns inrii^ii itus: nini ilerc 11 ediirdiior considcral-o

tiin fini/itcniii rrsiilriilo. .i t'lliirn^dii ('' roino 11 hygiene: o hygic-

ni.-'iti iirrcisii sn/in' /I islii'n^iiir f/.< tiiiicct'n's sns <l(is ullcrdtlas. 0

-•/IticiHlnr ili'rr xiilx'r ronio iifir nil (ilimi do itienor quo llic foi

i 11/1 f riilii. nnii riiliiiilini'iitr r nil siit'n'ilfn/c: I/UIK'S tis cniis/ts iirgfl-

iiirii\ i/iir /i:iiirin il<'l<'i~iiiiiiiir 11 (i!f('rnc<1o tic sens scntimcn.tos:

i/iinr.^ ti', r.x'/rriiiis </nr [i('i<li'ni ffi:rr itcsrnir fis fuun^x's noi'maey.

!)i'ir riiiilicri'i' 11 iinl iii'rzii lin iilinn iiuiiKiiKi: /ii't'risti. no rccclter

'i riiinirti ft/Sr/i riliiriir. /(';• iini.'i niici'iii rliim i!n fini ilifficil uiic-

'li'ir nttiiii'ii.     \s-,iin pensa Sergi.   Para nao liaver. |.>orlanlo,

iD-'iii're'Mi nas in.'l ilii icoes ile presenaeao e rdi'irina, e mister

')iie sr|ain dl.»~ ••iilrcgur.' a edueadores prri dins.   Devernos

.ilaslar il<"llas loil.i- ;]-• ilrnoiiiniacde-. ijiie possam ile'-perlar nas

rriane;is a illea de <|i]e eslao e)ieerra<las em caileias.

      \ao eM-tindu em laes estabdecimeiitos o svstema rc|)re5-

-IMI. naiki ile 'lenommal-os     e''eolas {lisci))linares. correecio-
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naes. de regeneraeao, etc.   Deiiios-llies os noine.-, ilos no'sd-

"randes liomens. Que os menores inlernailos saiLim i|ne eslao

nuin verdadeiro collegio e nunra niima cadeia on peiiiteiiriari.i:

que eslao se eulicando e nao riiui|)riiide, penas.

     Nesses (lilTerenles internalos. a cilucacao para ser eom-

pleta e allingir o sen nolire e uiil 1'iin, deve ser auxiliaila por

varies ladores. coino sejam: o lral)allio. a educagae moral e

rdiKiosa. a eulliira inlelledual. esllidiea e physiea. regimen

disciplinai- e lilienlade conilicional.

     0 li-d/xilliii n:1o ile\e ser ulili/a'lo so roino inrio Je ili'-ri-

plina e rea;i')iei\u;;ic r sim como lonie lainlieni de renil;i r inoilo

de »lar aos nienores nma profissao lulura, lionesia e lin-raliva.

 "Oui tie irai'dillc /ids. iti' mange /ids.

      E' nercssario esrrever essa ilivisa nos porhcos da^ e.-colas.

 0 traltallio pdde ser agricola, |>aslori1. |)rol'issioiial. el>-.  A

 profissao deve ser escolliida pelo menos, segundo a vora(-ao.

 e si a erianga nao a (em, e preciso saber provocal-a.

      A cniicdcdo inordi "e inn poileroso fdclor tid lornidci'in

 do cui'drfcr. o sii/ircino I'egiilador lie nossds df-cof's. tic nossii

 condticld.   Nao lionve ainda quern conlestasse a sn.i nliliilade

 nas escolas de [)fi'servacao e refdrma.

      A eilnccicdo rcligiosd. apesar •le coinlialiila por Sergi e

 Lombroso. lem |)roiln/i(lo l)eneficos resultados na Inglalerra.

 E. Unidos. Allemanlia, Ilalia. Suissa, Bdgica, dr. --Nao pdtle

 haver svslenia prevenlivo oil lie regeneracao, <|(ie nao seja

 bascado na religiao."  Assim lalon o grande salesiano - -

 D. Bosco.

      A cullurd iniclli'cliidl deve ser 111111 islrada aos meiiores.

 emiiora |jense l.omliroso <|iie "inslruir o criininoso e aperlei-

 Coal-o no criiiie."   Deve ser ininislrado n;is e-colas o ens]n,>

 de leitura, eserita. aritlnnetica e licdes de coisas.

      A cultura csllicticd e d /fhysicd. eoiilril)U<-in fdrtemeiite

 para a moral e para a saiide. "A illusion, canto, lilcrfttnr/i, ric.

 ao lado do tralxilho (issttliio. <jiic cdnsii o corpo c o cs/iirilo. diem

 lie ddi-em dos indiiiiiliios certo gosto esthelico. fiirtdiii-n-os «.<

 cnsaitchds flo crime c do ricio.   A g\ rnitdslicd. os foiiiis no ar
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lirrc. os r.Yci'riciiis iini.itnrc.\. etc.. fironioi'oiii o rigor jiiiysico.

fti'io s(iii</r c /H'licficiain o dimeter c as fnculddflcs inlelli'ctirns. '

      lil-.(,l\ll-;\ I»)S<:IPI.I\ \i{.     Kiilendeinos <|iie devem ser sup-

 prmiido- os rasligos corporaes ;• as eellulas. "0 ncoilc c cruel c

ilr.'.'rtnttinlc: n ci'lliilii Icnilii'ti n ctnicin. tin /icqucno.'

      \o niriKir rd)rl(le ileve-se applicar, )»ois. eonii) eastlgo.

i, Ir.iLillio exiraordinario. i|iie ilara l)oin resnilaflo. i)iie exer-

rri\1 ~ mre D [iei |iieiiii. inl Ineiicia iiioralisador;!. ilesile i|iie seja

'.illia r iiilrlli^rni; iiirnie il irignln.   Deve ser eslabelecido o

'v'irili.i ile l-rroin|)ens:i, roin esl iuili In. I orin.iiulo-se um pernlio

;io nieniir. riiiii 11 Illrro ilii sen i)ro[)rio Ir.iliit Ilio. liirro 'pie Hie

~er,i cnl ir^iir |iin" orraslao ila salnila ila rseola.

      i.ini-;l;l)\l)l: (:',>M)I(:I()\AI.. —- 0 meiior. ile.-.ile ijiie revrle

uplnno riiiiiporlaiiienlo. inie se|a jnlgailo regeiicr;i(|o. capa/ de

-alM'r \i\er 1111 ^eio il;i -orieila(i<-. possniliilo ja unia prolissao

i|iie Ilir n;ir;inla os ineios ilc sul>sislenria. |)do sen eslore.o |»ro-

 |)rio. |)oiler;i oliter a sna I ilierdade (•ondirion;il. sendo resti-

Iniilo ;i propria lainilia on a uma outra i]nalijuer <|ne a admi-

nislrai;ao ila rsrola julgne ronvenienle. exerrendo esia iiina

ronlinua I isra li/.a(;ao soln'e elle. lie modo i|ne o inesmo ignore

'er anula \ ]ii:i;nlo e se |iil^nr livre. S(') tissnn podera o pequeno

ilar li\re expansao aos sens senlim<-ntos. <• enlao a administragao

ilo internalo podera eerli I icar-se mdlior si die esl;i ou nao ainda

regenerailo.   his. iniin esliogo mal (.lelincado. 11 i|ue |jalli;l;i-

menie peiisaniiis line se (ieve la/rr em nosso Estado. Dara ilej-iois

esjialliar pelo Brasi] todo, ])ara eonsegiiirmos arranrar das

Karras do rriine as infdi/es eriancas (|iie nao liveraiii a ven-

tiira de nasrer lioas e de ereseer entre genie l»oa.

      Preparernos para amanlia inna sociedade sa. eulla, um

piivo lorte. 11111 Sao Paulo major, uni Brasil mais poderoso.



     Urn professor lid cLimpridor dos devailos. einln>ra e'pi-
nhosos deveres de sen cargo; ipie procure fa/,;'r do inagipteno
um verdaddro sacerdocio: (iiie se nao deixe escravizar pela
folhinlia e pelo relogio; que eoinpreii;la a sua alia e santa mis-
sao; ((lie nao ignore u papel impoi-lanlissimo (|iie represent.i
como saneador. regenerador e formador duma sociedade fu-
tura, sa e culta; que se lemltre emiim. (iue. em snas maos a la-
milia. a suciedade e a patria, ilepositarain tuilo <(uanto <le rnais
bello e de mais sagrado possniam -- toda a sua gloria, louo o
seu progresso, toda a sua grande/a, lodas as suas esperanca-
de amanha - - as criangas; inn professor que assim pense.
deve- no prirndro dia de an la, ao receber sua classe. prodirar.
antes tie eomegar os Irabalhos do anno ledivo, conhecer pro-

funda e conscienriosaniente o programma ;ine vae execiitar.
 estudando-o muito bern. Nao pense ininra o mestre. quo, para
 curnprir corn os sens deveres, e l>astante reedier siia classe.
abrir o prograiiirna e comecar a seguil-o 1'ielrnente. de aeeordo
corn a ordf.m luiinerira ilos pDiitos nelle eontidos.   Vssini fa-
 zendo, die eiisinara rnuito, dara lodo o programma inie
Ihe foi e.onfiado. trabalhani baslante e. ao I'indar o anno iedivo.
ha de forgosameiilt' senlir urna (.lesillusao iininensa. ao eerlili-
car-se, pelo I'racasso dos exarnes finaes, que gaslou iinitilinente
 as suas forgas, perdeu o sen tempo, sacri ficou o sen physi'-o

 e toda a sua classe.
     0 bom professor deve, porlanio, antes de execular o pro-

gramma, estuilal-o.
     Um profe-sor de seguiulo anno primario, pudera execular

o prograrnrna de Geographia, pda ordern de seus pontos.-'
 Nao precisara die primeiranieiilc esludar u |)rograrnrna des.sa
 rnateria, para saber o que vae ensinar e o que a dasse ja deve
 saber, para comprender bern as suas ligoes ?

     Certarnente que sirn.
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     Assim, cotitiiniando o exempio, o ponto c do programma

ile Geograpllia do segundo anno i)!-imario. traia lie limites. n-

il.ides. rio'. sen-as, dr., do Eslado de S. Paulo.

     Para o man professor, e muito iacil ensinar o referido

ponto a dasse: em vinie minutos die o fara !

     Sera. porem. es.^e o indlioilo a seguir?   Absolulameute.

     F,lle prerisa. antes <le ensinar o ponio do pi-ograrnma.

[jre|»arar a ela'-se para rerebd-o; deve primeiro ensinar,

on ver -i a dasse sal)e o que e um estado, uma cidade,

um rio. nuia serra. nina Irontrlra. etc.. para depois ensinar os

liiniles ili. K-lado. as suas cidades, etc. Nao deve ter uina classe

de papugtiios e sim <le meninos ex])ertos. vivo.'. que falem e

saibam o quo estao lalando.

     I in l)om professor de sfguiido anno pr'imario deve, por-

lanto, si fjuizer ver os sens esforeos eoroatlos de lioin exito no

final ilo aimo- si i(U]/er l<'r a satisjacrao mlima ile se julgar

nm educailor. antes (Ir ensiii;ir o [jrograinma de sua dasse,

ensinar o ila dassr anterior.

     Mas. olijedar-nos-ao. essa oin'igagao e ila algada do pi"o-

fes.'o]- ilo |)rinieiro anno. De facto u e; porern, o professor <lo

segundo anno pri.marin. rerelie alunrnos de diversos prirneiro^

annos, ile varies |)rolCssores, de difl rrentes es.celas; logo, e

 possivd. e eerto mesnio. i|iie os seus alumnos nao tenharn o

inesmo aileantamenlo. a sua elasse seja pois heterogenca; e

 preeiso. entao. tornal-a liomogenea. ))ara depois dar o pro-

gramma coin rdi/ n'sullado.

      Dalii o (lever do bom professor ensinar, on pelo menos.

rerorilar o programma ila dasse anterior. [)ara depois enshiar

o <la sna classc.

     0 prolCssor ijiie assim proceder, ernl)ora nao seja recoin-

pensado coin bens inaleriaes, deve orgulhar-se de si niesrno.

de\c senlir a satisfargao intima de ter cumprido corn o sen

alto, noljre e santo (lever, lernbrando-se. ([ue u sacrificio feito

pdos ])aes (oi recompensado pelo bem que die fez aos sens

caros Cilhinhos; que. finalrnente. a farnilia. a sodedade e a

patria. muito Ihe devem.

                                                      J. V.
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        A escola e nnia grande ol'ficina; os prolessores - - ines-

tres: os ainmnos— operarios.  Assim roino se da nas lalirieas.

de\e ser a e-eola mostrada ao-. visilantes. no sdi I nneeiona-

rnento normal.  Nada de I'eslas, adrede preparadas, a nao ser

em ease-, e-|)eci;il issimos. Como poderiamos ji]l_":;ir da nnpor-

laneia dum eslaiielerimeiilo industrial, si o eneontrassemos.

ijiiando em \isita. enleitado corn galliarddes e lion's e eom

sens operarios inactive- e cm trtijcs (loiniiif.iiciro^ ?   15egr<-s-

sariamos. <-erlamenle. Ira/endo a|)enas a impressao duma ".rande

e agradavd lesta: naila. porem. poderiamos di/er soln-e o -en

bom on man I'uiu-cionamenlo.  Feli/menle. nesta grande terra

do Iraliallio. nao aconlee;' semelliante roisa em nos-as lalincas.

 Assim lamliem deve sneeeder seiii;)re em nossas escolas.   K

 iniilil, e |jrejudirial mesmo. a reali/a<;ao de 110111 /«>.s^.< •«ilciiini-

<lii<{rx edeliradas na'- e-colas. por'oecasiao de visilas.

        Saem as autoridades da Instruccao l^ultlica, desta Ca-

 ]jilal. para \eril'iearem dc risii si os sens esforcos eslao sendo

 coroados de l>om exilo. si a sua orienlarao esta sendo l)ein

 (•omprenilida. adoplada e seguida. si lia laeimas a preenelier,

 males a sanear. e- as ve/es. mal tern tempo para assislir a

 feslejos em sua lionra.  So poderao Ira/.er de sua viagern a

 impressao (las liomenagens reeel»idas. 0 fim |)ralieo da jornada

 emprendida I'oi ;il>sorvido por lima lesta long;), lastidiosa e

 [n'ejudicial.

         As eseolas devem. pois. ser lraii(|uea(las aos visitanles,

 seja iinal Idr a sua calegoria. eomo si fossem ellas um grande

 estabdeeimento faliril. Devem ser moslradas lal qual fiin-

 edonain diariamente. Nada de aulas de anie-mao preparadas,

 de lral)allios l)onilos. (•ollereionados proposilalmente e lestas de

 programma longo e massanle. Nao e sincero, e os professores

 sal>ein perfeitamenle. (|iie nao eonseguem assim nada de |jra-

 lico. de util.
         Nao resta duvida ([lie as escolas pddem liomenageal as

 visilas, mas sornente depois de terern dias vislo o eslal)deci-

 rnento todo ern sen perl'eito regular e normal funccionarnento.
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para quo possam fazer urna idea clara do adeantarnento dos
alurnnos, julgar o valor do director e avaliar o preparo peda-
iiogico dos prolessores. Ein hornenagern aos visitantes, ern
rertas occasides, bastara <)ue, ao lindar a visita, se realize urna
ligeira sessao civico-musico-literaria, aproveitando-se para este
Jim os livmnos. |)oesias. etc.. ensinados aos alinnnos nas boras
<le inusiea. ranlo. edueagao civica e linguagem oral.  Assim.
nao se inleiTomprra o regular luiiccionarnento das aulas, em
|)re|)arativos previos de festas. e. (:um|)firnenlando as visilas, os
alurnnos oflereeem-llies o ensejo de aqiiilatarem do sen adean-
lamenio nas diversas diseiplinas supra-mencionadas.

        As leslas escolares. em se tralando de coinmeniorar nina
dala nacional, devem ser realizadas nas vesperas on mesrno
no proprio dia (criado. Entendemos que rdernbrar as criangas
um fado da nossa liisloria. no proprio dia ern (|ue die se corn-
nieindra. desperta nos pequenos inaior e rnais vivo enlbusiasrno
pela patria. tornando-se a solcmnidade mais hfilhante. alegre
e attraenle. 0 programma das festividades escolares. deve
eonslar duin tral)alho escrilo feito pelos alumnos, allusivo ao
 I ado que se merndra; durna palestra muilo ligeira. clara.
em linguagem simples, ao alcance das criangas. leita pelo pro-
 lessor; de livmnos e poesias pdos alumnos.

        0 eiieerranienio de todas as feslas deve ser corn o
 livinno naeional. canlado pelas criangas.

        F7 indis[jensavd a prescnga da Itandeira l)rasileira em
 lodos os ados leslivos das cscolas.

        Os festejos escolares forani feilos para os alumnos e
 por lodos dies devem ser realizados.

        E" uni erro aproveitar o professor, para as testas. so
 os alumnos desembaragados; estes nao devem ser excluidos
 mas preci.sanios dRsenvolver os acanhados. E de grande van-
 tagem serein as festas das escolas franqueadas aos paes dos
 alumnos e auloridade.s locaes. Assim, as criangas irao conhe-
 eendo o pul)]ico, recebendo os seus applausoa e as suas eriticas.
 As poesias e liyrnnos confiados a.classe devern ser simples,
 previarnente interpretados pelo professor que Hie ensinara o
 sentido geral, significado das palavras desconhecidas, pontua-
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 (•ao, gesticulagao, de. Os gestos devem ser nattiralmente em-
 pregados.   E' iim rnal confiar as eriangas discursos longos.
 leitos por outrem.  Longe das (eslas escolares as apotheoses.
os trajes a earader, a pintura do roslo, as cangondas e bailado'
mundanos, etc., (jue nivdam a eseola ao tlieatro, desvirtuando-
IIie o earader escolar e eiviro.  F' prejudicial; nao educa.

     Os programinas deveiii ser e[iidadosamenlc coiifi'ecionado-
coin poueos e escolhidos numei-os, nao devendo as festas excedet
de inna hora. Assim. a todos ellas agradarao. e os prolessores
e alumnos nao liearao privados do desranso dos feriados.
quando se edebrar no proprio dia uma data nacional.

        Nao (ieve o |)rofessor [»rep;irar lima testa semanas antes
- interroinpendo assim o regular f iinreionarneiito das aulas.
prejudicando as (•riangas e ao ensino.

        (^omo ja dissernos, para a eonleccao ilos progranirnas.
devem ser aproveitados os exercieios de gymnaslica, os Iiymnos.
as poesias. de., ja ensinados no deeorrer dos trabalhos escolares.
Para isso temos no liorario tempo designado ao ensino de
gymnastica. jdgos, canto, musica, educagao civica, linguagem
oral e ensaio geral. Desse mode, o professor nao dcixara de
euniprir eom os seus deveres regulamentares e as festas esco-
lares. tornar-se-ao educalivas e nunca prejudicarao nem as
criangas neni ao ensino.

       E)S. em poucas linhas, o que a pratica e os ensina-
menlos de cultos i-'ducadores nos dilaram.

                                                     J. v.
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        Por motive de denieligae do predio ern (me funccio-
nava, foi extindo esse estal)deciinento de ensino, que tao hons
servicos tern preslado a inslruegao |)ul>lica paulista. '

       0 diredor, es |)rolessores e denials lunccionanos do
rd'erido inslilulo, serao a|)roveitados ern idenlicos estabdeci-

mentos desta Ca[)ila].

       CIDADES MAIS POPULOSAS DE S. PAULO

       Segundo a mais recente estatislica demographo-sarn-
taria, sao sde as eidades mais populorias de S. Paulo, a saber:
Capital, 711.326 habitantes; Campinas, J20.757; Santos.
i05.28I; Kibeirao Prdo, 71.663; S. Carlos, 56.764; Gua-
ralinguda. 19.704: Botucatu, 35.305.

               NOVOS GHUPOS-ESCOLARES

       0 governo do Estado. sempre solicito em aperieigoar
e iiirreiiieiitai o ensino, entre nos, acaba de crear mais dezeseis
^riipos-eseolares. sendo doze na Capital, tres ern S. Bernardo

e um em Sororaba.
       Os do/e da Ca|)ilal ficarn localizados nos bairros

»ei;ninles:
       1 - Carnbuc).
       2 - Jardim America.
       3 — Butanlan.
       4 — Brax.
       5 - La pa.
       6   Villa-Guilherme.
       7 - - - Chora-menino.
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       8   Tudiruvy.

       9   Casa - Verde.

      K)   VilIa-Carrao.

      1 I    Villa-Gomes-Cardim.

      12   Osaseo.

       Os Ires <le S. rSernardo s;1o ;issini (lislnl)ii i<lo':

       1    S. Bernardo.

       2 -  Rilieirao-Pires.

       3    I'aranapiaeabii.

       Filialnienle. o lie Soroeaba:

        I    Voloranlim.

       Para o cargo de dirertore-. desses novos estalideci-

nienlos escolares foram nomeados. respedlvamente. os segninles

|»r()lessores:

       Joao  Pereira.  Antonio Frandsro Kedondo.  Olivio

Gomes. Lui/ (;on/.aga <le Carvallio Castro, Juvenal de Campos.

Elvscu de Siqueira Penteado. Serafim de Olivdra Junioi.

 \iilonio Augnsto Bitlencoiirt. Pedro Arl»ues Sa|)iieaia. l^encles

Pilaguary de Miranda. Alonso de Lodo e Seillii/.. F^omeu

Morae^. Henedido Ferreira •la Costa. Joao •\vres. liomnio

Peres e Arinando l{iso.

                    VULTOS K FACTOS

     Sob o litulo aeima. opporliinainente a Hcristd inieiara
uma nova secgao. na qua1 tratara de In-asileiros illnstres nas
artes. Idras, scieneias, invengdes. etc. Tanto ([iiatilo |)ossivd.
os assumpto.' serao illuslrados.
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            MUSICAS E CANTOS ESCOLARES

     Sera esta lima outra nova sergao da Rerisin. na <jual virao
iniisicas, hyrnnos, cantos, etc., apropriados ao^ alurnnos das
nossas escolas.

     Tanto para esia secgao, corno para a de --- Vultos c
faclos     solicitamos a valiosa colaboragao do Professorado.
liem como a de lodos quanlos se interessem pdu ensino.



SECRETARIA DO INTERIOR

     0 Secrdario de Estado dos Negocios do Interior, allen-

(lendo ao que Hie representou o Sr. Director Geral da In-itru-

ccao Publica e lendo eni vista a conveniencia de sv^temati/ar

a accao administrativa nas escolas-reunidas do Estado. resolve

adoptar o seguinte crilerio [)ara a organi/agao e direccao das

mesmas:

     ii.)   nao liavera escolas-reunidas de mcnos de '.'•> classes:

     b)   nas (me tiverem 3 a 4 classes. 11111 dos professores

aci.-umulara a direecao. coin a gralificacao de 5(}$MW mensaes;

     <")   nas que liverem o. 6 on 7 classes e (unccioiiarem 0111

dois penodos, inn dos prolessores accumulara a direccao. coin

a pratificagao de 1()0$000 mensaes;

     d)  as <)iie tivereni 5, 6 on 7 classes e f'uiiccionarern nnm

so periodo. terao director coin os venciinentos adualmcnie

estabdecidos;

     e)   desde que as escolas lenliain 8 ou itiais classes, scrao

transloriiiadas em gru|)os-escolares coin a organizacao privntiva

destes.

     Secretaria dos Negocios do Interior, eni 12 de novemhro

(ie 1924. (a) .fosc Maiioct l.oho.

GHLPOS ESCOiARES CREADOS POK DECRKTO l)r:
     15 DE JANEIRO DO CORRENTF ANNO:

  3." Grupo Escolar do Bra/.
  2." Grujio Escolar do Cambuc\.
  2." Grupo Fsrolar da Lapa.
  Grupo Esrolar do Jardim America.
  Grupo Escolar do Butantan.
  Grupo Escolar de Villa-Guilliei-me.
  Grupo Escolar de Chora-Menino.
  Grupo Escolar de Tucuruvv.
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  Grupo Escolar de Casa-Verdc.
  Grupo Rscolar de Villa-Carrao.
  Grupo Escolar de Villa-Gornes-Cardim.
  Grupo Escolar de Osasco.
  Grupo Escolar de Sao Bernardo.
  Grupo Escolar de Ribeirao Fires, em Sao Bernardo.
  Grupo Escolar de Paranapiacaba. em Sao Rernardo.

GRUPOS ESCOLARES CREADOS POR DECRETO DE
      22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANNO:

   Grupo Escolar de Votorantim, em Sorocaba.
  Grupo Escolar de Santa Rosalia, ern Sorocaba.
   Grupo Escolar de Guanabara, em Campinas.
   5." Grupo Escolar de Campinas.
   6." Grupo Escolar de Campinas-
   Grupo Escolar de Vallinhos, em Campinas.
   GI-UJ)O Escolar de Villa Americana.
  Grupo Kscolar de Corddros. ern Lirneira.
   GI-U|)O Escolar de Corurnbalaliy. em Rio Claro.
   Grupo Escolar de Bairro Alto, cm Piracicaba.
   Gru()o Escolar de Bernardino de Campos.
   Grii[)o Escolar de Rincao, ern Araraquara.
   Grupo Escolar de Pindorarna, em Santa Addia.
   2." GI'U|)(> Escolar de Catanduva.
   Grupo Rscolar de Ibira.
   (,ru|)o Kscolar de Ignacio Uclida. em Rio-Prdo.
   (»rupo Escolar de Mindros.
   Grupo Escolar de Ourinhos.
   Gru()o Kscular de Ilajol»y.
   Grupo Escolar de Viradouro.
   Gruixi Escolar de Piratininga.
   Gru|)o Kscolar de Aragatuba.
   Grupo Kscolar de Biriguy.                ^
   Gruj)o Escolar de Presidente Prudente.
   Grupo Escolar df Arininha.
   Grupo Escolar de Pontal, em Sertaozinho.
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