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     Assds sympiomatico e o acolhimento que a Revista
 Escolar tern tido no seio do professorado paulista. Dois
factos confirmam a assercdo: primeiro, as assignaturas
 solicitadas por um. born n.umero de professores; se^iindo,
os arti^os de collaboracdo que de muitos deHes temos
 'rece.bido.

     Ora, si tudo isso ndo pode ainda constituir uma
affirmacdo categonca da utilidade deste periodico, 're.pre-
senta, entretanto, os prodromes dum surio ndo 'remoto,
em que elle figure como elemenio de real valor na accdo
educativa das nossas escolas.

     Sena velleidade, ndo padece duvida, o querer af fir-
mar que a Revista jd e o que deve ser; mas tambem
sena fraqueza condemnavel — uma especie de piisiila-
minidade, o _ ndo confiar nos trabalhos de coHaboracdo
que, como virnos, vem se iniciando no sentido de tornal-a
um factor verdadeiramente efficiente do ensino.

     E, justamente cunfiados nesses trabalhos, conjii-
^ando-os corn os nossos esforcos e ndo menos boa von-
tade, esperamos ver a Revista aperfeigoar-se, mez a mez,
de nwdo a dar um desempenho satisfactory d missdo
para que e destinada.

     Assim, a Revista Escolar responderd tambem d accdo
dos Exmos. Srs. Dr. Secretario do Interior e Director
Geral da Instruccdo, os quaes ndo tern poupado o melhor
da sua mteUi^encia e capacidade administrativa em prol
do ensino publico do Estado.



LICOES PRATICAS

L1NGUAGEM ORAL E ESCRITA

         REPRODUC^AO ORAL

      A causa de toda ou pelo menos de grande parte
 da difficuldade no ensino da linguagem oral ou
 escrita, e a incerteza, ou melhor, a falta de com-
 prensao por parte da crianga daquillo que se espera

 que ella faga.
      Quando a crianga vem a escola, precisa pn-

 meiro aprender a pensar e a organizar o que pensa,
 para depots escrever correctamente esse resultado.

      0 methodo que passamos a expor tompoe-se de

 cinco passes.
      1." PASSO: Apresentacdo do assumpto d classe.

  _ Deve-se ter muilo cuidado na escolha deste. Con-
  vem que a historia seja curta, interessante, intelli-

' givel as criangas. Em outras palavras: deve ter
  alguma coisa em commum corn a vida mfantil. As
  historias sobre animaes sempre despertam interesse.

      2." PASSO:   Leitura da historieta d classe.
       3." PASSO: Arranjo dos paragraphos.
       4." PASSO:  Reproduccao oral.
       5." PASSO:  Representacdo ou dramatizacdo da

  historieta.
       So depois se tratara de fazer a reproducgao

  escrita.
       Este methodo podera parecer vagaroso, mas e

  seguro. Acaba corn os inconvenientes dos "depois' ,
  "entao", "dahi", etc., de que as reproducgoes estao
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          sempre cheias.  Ensina os alumnos a pensar corn
          clareza, o que constitue a base da boa linguagem
          oral e escrita.

     1.° PASSO. Vamos suppor que se de a. classe um assumpto,
por exempio, como este:

                   SULTAO E o GATINHO

     Sultdo era um grande cdo, intelligente.

     Elle tinha muitas habilidades. Vou-lhes contar uma
 dellas. Todos os dias elle tomava um baldezinho e ia a uma
 chacara proximo buscar leite. Nunca entornava um pouquinho
 siquer. Muitos meninos ndo seriam tdo cuidadosos como
 Sultao.  Algumas vezes, ao voltar para casa, dava corn o
 portao fechado.  Que acham voces que elle fazia ?

     Olhava attentamente, dava um grande salto, e Id se ia
corn o balde e o leite, sem entornal-o !

     Um dia a gente da casa sahiu e deixou Sultdo guardando
a habitacdo. Corn. elle tambem ficou um gatinho — o Mimi. Pela
tardinha, Mimi comecou a miar de fome. Sultdo quiz repartir
corn elle o seu osso, mas viu logo que o gatinho ndo podia
roel-o. Que fez ?  Ergueu-o nos denies e levou-o d chacara
onde costumava ir buscar o leite. A senhora da chcucara
deu. a Mimi um grande pires corn leit'e.   Entdo, o bom
Sultao levou o seu companheirinho para casa.

     Mais tarde, quando voltaram os donos, a vizinha contou-
Ihes o que tinha acontecido.

     Como acharam bonito o procedimento de Sultdo ! Como
Ihe fizeram festas !

     No dia seguinte compraram.-lhe uma linda colleira.

     Quantas das criancas que ouvem esta historia tratam tdo
bem os seus animaes, como Sultdo Iratou o gatinho ?

     2;" PASSO. Professor.—Fechem os olhos. (Le o primeiro
trecho.)  Que esta voce vendo, Antonio ?

     Alumno. — Eu vejo um cao muito grande, cujo nome e
Sultao.
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     p._(Le o segundo trecho.)  Que fazia Sultao ?

     ^ _ Sultao fazia muitas sortes. Uma dellas era ir Luscar

leite num haldezinho.
     p._(Le o trecho seguinle.)   Que acontecia roin o

portao. as vezes ?
     A.—A's vezes, Sultdo acliava o porklo fcchcido <• piila\;i

por cima, coin o leite.
     P, _ (Continua a leitur;).) Quem ficou em casa um dia.

sozinho, corn o Sultao, e quo acontcceu ?

     /f._Um galinho ficou fazendo companbia a Sultao. De

tarde comegou a miar de fome.

     P. — (Lendo, cm continuagao.) Qiif I'ez Sultao '.''

      A. — Sultao levou-o nos dentes a cliacara onde co-tumava

 ir l)iiscar leite e a -eiihora da cliacara deu-lhe leile para l»eber.

     P.— (Contimmndo a Icitura.) QUP aconteceu quando vol-

 laram os donos do Sullao ?
      ^ _ A senhora conloii-llies como Sultao foi horn para o

 s^ilinho e Sultao ganllou uma bonita colleira.

      p._(Le <» ultimo treclio.) Qua! de voces trata !)e!n

 sell? animaes domesticos ?
      A. — Eu quero muito liem men gatinho e sfmpre Ihe dou

 de coiner e de belx'r.
      3." PASSO. P.—(indo ao quadro negro.) A respeito de

 que falamos, em primeiro logar ?

      A. — Do cao.
      P.— (Escreve na lousa: 1 —0 cdo.)  E depois. de que

 falamos ?
      A.—Das suas habilidades.
      p.—E especialmente da sua melhor habilidade. (Escreve:

 ^_.4 sua melhor luihilidade.) Em seguida, de quern falamos^

      A. — Do gatinho.
      p. _(Escreve no quadro negro: 3—0 gatinho.) E por

  fim, de que tratamos ?

      ^—Da recompensa de Sultao.

      p_(Escreve: 4—A recoinpensa de Sultdo.)

      Quatro paragraphos no comego sao o sufficrente.
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      4." PASSO. P. — (Escolhe 4 alumnos, encarregando cada
  qual dum paragrapho.)

      A. — (Chega-se para a frente e virando-se para seus
 collegas, ergue a mao esquerda, tendo os dedos bem separados.
  ioda a classe o acompanha.)

      P.—Fale-nos, Armando, a respeito do cao.  (Aponta

 para o assumpto do primeiro paragrapho.)
      A- — (Abaixando corn a mao direita o dedo minimo da

 esquerda.) Conheci uma vez um Undo cdo de nome Sultdo.
 (Abaixando o anular.) Nad, havia cdo mais fiel nem mais intel-
 ligente que o Sultdo. (Abaixando o medio.) Os seus donos o
 queriam muito. (Abaixando o indicador.) Elles o possuiam ha
 muito tempo.

      P. — (A principio nao se pode esperar que os alumnos
 apresentem mais do que tres ou quatro ideas para cada para-
 grapho.)

     Conte-nos, Alfredo, as habilidades do Sultao.

     A. — (Fazendo o mesmo exercicio corn os dedos.) Sultdo
tinha muitas habilidades. (Desce o I." dedo.) A melhor deltas
era ir buscar leite d chacara vizinha e trazel-o sem entornar.
 (Desce o 2.° dedo.) As vezes achava o portdo fechado e entdo
pula-vu, corn o leite no balde. (Desce o 3.° dedo.)

     P. — Vae voce, Arthur, continuar falando do gatinho.
     A-—(Erguendo os dedos da mao esquerda.)  Na casn

de Sulldo havia um gatinho chamado Mimi. (Desce o 1.°
dedo.)   Lhn dm os donos da casa sai.ram e esqueceram
de deixar comida para o Mimi, que se poz a miar. (Desce
o 2/' dedo.) Sultdo quiz que elle roesse o seu 0550, mas o
gatmho era muito pequeno e ndo sabia roer 0550.  (Desce o
3.° dedo.)   Ahi, Sultdo o agarrou pelo pescoco e o levou d
chacara donde costumava trazer o leite. (Desce o 4.° dedo.) A
senhora da chacara deu-lhe bastante leite fresco para beber.
(Desce o 5.° dedo).

     P.—Agora, vae Arlindo falar sobre a recompensa do
Sultao.

     A.—Logo que os donos de Sultuo voltaram a casa,
receberam uma visita.  (Desce o I." dedo.)   Era a senhora
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da chacara vizinha. ' (Desce o 2.° dedo.) Ella contou-lhes o
que Sultdo fez. (Desce o 3." dedo.) Os donos de Sultdo fica-
ram tdo contentes, que Ihe compraram uma bonita colleira.

(Desce o 4.° dedo.) Vamos lodos ser bons para os nossos

animaes. (Desce o 5.° dedo.)
     5." PASSO. _ Esta e a parte divertida para as criangas,

pois nada Ihes agrada mais do que representar.
     Escolher-se-ao, em primeiro logar, os actores naturaes,

 (todas as classes os tern) deixando-se a classe a liberdade de

 suggerir modificagoes.
     Talvez o mais travesso da classe queira ser o Sultao, e a

boa vontade corn que elle procura desempenhar o papel. nos

 fara mudar a opiniao que delle formavamos.

                              II

                  REPRODUCCAO ESCRITA

                No dia immediate o assumpto e retomado.
                Cuida-se da escolha do titulo, recordam-se os

           paragraphos, repetem-se as recommendagoes; comega

           a ligao escrita.
                Uma figura recortada, o desenho dum cao, no

           cabegario da ligao, eis um grande incentivo para se

           obter ligao caprichada.
                Durante o tempo em que a classe estiver escre-

           vendo, o professor a percorrera, de carteira em car-
           teira, assignalando os erros mais visiveis. Estes erros
            serao corrigidos immediatamente. Nenhuma cor-
            recgao feita pelo professor faz a crianga ter con-

            sciencia dos erros, a nao ser que essa correccao
            seja feita no momento, sob sua vista.

                E mais, a crianga precisa aprender a criticar
            seu proprio trabalho, a ter consciencia dos seus erros,
            e quando isto conseguirmos, elles desapparecerao e
            teremos attingido nosso alvo—boa linguagem oral

            e escrita.
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     P. — Que nome quer voce, Armando, dar a esta ligao ?
     A. — Sultdo.
     P. — E voce, Arthur ?
     A. — l/'m cdo hahilidoso.
     P. — Voce, Alberto, como e que vae escrever na sua ligao ?
     A. — Suit do P o gatinho.
     P. — E voce, Augusto ?
     A.—Sua melhor habilidade.
     P. — Quern sabe outro nome ?
     A. — Recompensa a um cdo.
     P.—Muito bem!  0 nome da ligao chama-se titulo,

e e sempre escrito corn letra maiuscula.

     Leml)i-a-se voce, Andre, onde e que se comega a escrever
a primeira palavra de cada paragrapho ?

     A. — Sim, senhora. Agora, eu nao me esquego mais. Co-
mega-se a escrever a uns dois dedos para dentro da margem.

     P. — Ainda bem que voce se lembre. Nao quero que
nenhum dos meus alumnos descuide disso, que e muito impor-

tante.
     Convem ainda se lembrarem que nao e bonito repetir a

mesma palavra muitas vezes, especialmente no comego dos
paragraphos.   Tambem nao abusem do era uma vez, do
dahi, do depots, do enldo, etc.

     Quero agora que Antonio venha ao quadro negro, para
escrever a palavra hahilidade.

     A.—(Vae ao quadro negro e escreve: habilidade.)
     P. — Alcides vae escrever: attent.amente.
     A.—(Escreve: attentamente.)
     P. — (Serao escritas no quadro negro todas as palavras

de orthographia um pouco mais difficil.)

     Vamos recordar depressa as diversas partes da historia,
que se chamam. . .

     A. — Paragraphos.
     P.—-Sim. Na primeira parte tratamos do...
     A. — Cdo.
     P.—(Escreve: 0 cdo.) Na segunda, falamos de que?
     A. — A sua melhor hahilidade.
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     P.—(Escreve: A sun nuAhor liabilidude.)  E depois ?

     A. — 0 gatinho.

     P.—(Escreve: 0 gatiniio.)   E por tim ? Qua! ('• 11 linal

da Iiistoria ?

     A. — A recompensa de Sulluo.

     P.—(Escreve: Recompcnsa de Sniitio.)   Agora, v.imo-

eserever a hisloria, lemln'ando-nos l»em de todas as m'ommen-

dacoes.

     0 primeiro alumno a lerminar. traz o traliallio a mesa do
professor, qu^ corrige os erros mais importanles.  Esse pn-
mriro discipulo senta-se com o .-.egundo; o terceiro corn (i
quarto; etc. Trocam as ligocs c assignalam os LTI'OS enconlrado'.
Numa follia separada lazern suas correcgoes.

     0 alumno (]iie encontrar maior numcro dc erros, pudera
collcir on recortar as figuras para a ligao scgnmtc.

     Os alumnos que acabarem primeiro as correcgoes. pode-
rao escrever lima hislorieta a rcs[)eito dalgum cachorro (•onlir-
cido, para depois IPrem a classe.

     E' de proveito collocar as melhores ligoes niiin logar onde

fiquem l»em visiveis.
     Depois de applicar esse procrsso a scis on m,:iis histo-

rietas, permitta-se aos alumnos a escolha do ass[ini|)to.
     Deixe-se um delles conlar a historia a classe. fazer per-

gunta?-, organizar os paragraplios, etc., scm aiixilio.  Lste tra-
balho de originalidade moMtrara quanto a rrianga ussnnilou.

     Ter-llie-emos dado material com line trabalhar c instru-
mento.s corn que fazer esse Iraballio e, o quo u melhor,
ter-lhe-emos (.'nsinado a lazer i.-om goslo tanto a reproducgao
oral como a escrita.
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                           LICAO I

                        A ESPHERA

               Lsia e as ligoes seguintes serao dadas sempre

          a vista dos solidos, fazendo-se coin que as criancas

          vejam, apalpern, examinem os objectos e saiham,

          fmalmente, o que estao dizendo.

               Quanto maior o numero dc ol)jectos usuaes com

          a Forma do solido em estudo se puder obter,

          melhor. Depois de estudado um solido, pedir (}ue

          as cnaiigas iragam on menfionem no dia seguinte,

          novos objeclos encontrados corn a mesma fonnt!.

     Professora. — (Tendo nas maos uma espliera.)  Antonio,

va a mesa e traga-me uma coisa, um ol)jecto parecido corn

este que aqui esta.

     Alumno.—(Traz uma espbera.)

     P. — All)erto, traga-me outro objecto, parecido corn o

DIPII P o do Antonio.

     A. — (Traz outra esphera.)

     P.—Muito bem ! Estes tres objectos ou solidos, sao

pai'fcido-s bem parcc'idos. Nao sao eguaesinhos, pois um e

maior do (jue os outros dois que lambem nao sao eguaes; mas

islo n;5o (juer dizer nada. Eu sei. que voce se parece coin seu

papae, ainda que elle seja um homem e voce uma crianga.

(Dando ao Artluir uma esphera.)

     Arlhur, segurc, apaipe, examine bem rom os dedos este

.-olido.

     Agora, feclif os ollios. (Dando ao Ariluir outra espliera.)

     Diga-nos, Arthiir, si este solido e parecido coin a<iuelle

i|iie vore exaniinon antes dp ffdiar »s ollios ?
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     A. — E', sim, senbora.
     P. — Como e que voce sabe que e parecido ?
     A. — Porque tern o mesmo geito.
     P. — Sim, tern a mesma forma.
     Venha Alcides conhecer corn os dedos a forma deste

solido. (Da ao Alcides uma esphera.) Agora, feche os olhos
e ache-nos, ahi na mesa, outro solido corn a mesma forma.

     Venha'Augusto conhecer, como Alcides, este solido.

     A, — Eu ja o conhego. Sou capaz de achar, corn os olhos

fechados, outro egual.
     P.—Entao, feche os olhos. (Dando ao Augusto uma

regua.) Veia si este solido e egual aquelle que voce nao

quiz examinar ?
     A.—Nao, senhora. Isto e uma regua.
     P. — Como e que voce soube ?
     A. — Pelo geito, pela forma da regua.
     p — Sim, conhecemos os solidos pela sua forma.

     Agora, Alvaro vae nos dizer o que e que este solido sabe

 fazer ?
     A. — Sabe rolar.
     A. — Sabe pular.
     P. — Porque e que rola?
      A.—Rola, porque e redondo.
     P. — E a regua rola?
      A. — Nao, porque ella nao e redonda.
     p._Aos solidos que rolam, dizemos que tern superficie

 curva.      Pego a alguns alumnos nomes de coisas que lenliam su-

 perficie curva.
      A—0 lapis rola; tern superficie curva.
      A.—A caneta rola; tern superficie curva.
      A. — Algumas borrachas, quando estao gastas, ficam coin

 superficies curvas.
      A. — As rodas dos automoveis tern superficies curvas.
      p.—(Dando a Aristides uma regua.)  Feche os olhos.

 Passe seus dedos, bem devagarinho, sobre este solido e nos

 diga onde comega um lado e onde comega o outro.

S^lWWe'SiB-'ia^sia'HicsvMwiM-
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     A.— (Mostrando.) Este e um lado. Este e o outro lado.
     P-—Agora, tome este outro solido e diga onde comegam

os laclos.
     A. — Este nao tern lados.
     P. — Tern, sim.
     A. — Entao, elle nao tem comego nem fim.
     P. — 0 que vo'ce quer dizer e que nao se conhece, nao se

percebe, onde comega nem onde acaba o lado; pois este nosso
solido so tern um lado, uma superficie, uma face.

     A. — Quantos nomes !
     P. — Sim, e todos elles dizem a mesma coisa.

     Alvaro, venha nos mostrar onde e que este solido e mais
redondo, mais curvo?

     A. — Elle e curvo em toda a parte.
     P. — Sim, a sua superficie e egualmente curva.

     Agora, vamos aprender que isto (erguendo a esphera)
que voces chamam bola, e uma esphera.

     A todas as coisas que tern esta forma, diz-se que tern a
forma espherica.

     Que e isto, entao, Americo?

     A. — Isso e uma esphera.
     P. — Quanlas superficies tern a esphera ?
     A. — A esphera tern so uma superficie.
     P. — De que inodo e curva essa superficie ?
     A. — Ella e egualmente curva.
     P. — Dem-me nomes de objectos que tenham a forma

espherica.
     A. — A jaboticaba tern a forma espherica.
     A. — A laranja tern a forma espherica.
     A. — A bola de foot-ball tern a forma espherica.
     A. — 0 queijo do Rheno, tern a forma espherica.

                                             (Continua.)
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               0 ensino de hygiene as criancas •'• lao necessa-

           rio. romo o ar o e para a vida. Assim wndo, nao

          deve s?r de-curado pelo professor.

               Ensinemos aos alumnos a hygk-nr da alimen-

          lacan. habilai'ao, vesluario: (acamol-os coiilit-rpr.

          saber evitar e exiinguir os transmissores das mo-

          Ipslias.
               Dcsse modo, teremos em futiim nao remote,

           uma geragao forte, sadia e iim Brasil (•(>m|nclJ-mente

          saiii:':ido-
               Tr.itaremo-. lioje da hygiene il;t a]iniciu;ica!>.

     Professor.—Todo- direitinlios e atlentos!   En v.m ensi-

nar-lbes liojc ;-i comer. . . Est;"io rindo? Voces ja sahem comer?

     Pois eu vou mostnir-lhes <iue ainda o nao sabem. Vnces

iit-nsam que saber comer ('• engulir ludo quc tern vontadc, pela

hoca. polos ollins. pelu nariz. a loda 'nora, comida leita de

1udo geito e, fin grande quantidade ? Voces vao 1'icar aaliendd

i]iic para coiner, se preriria dp t-rgras. Npcessilamos apn-nder

essas normas. si <iuizermos que os .ilimenlos nos fagam bem.

si quizermos ler saudt'. Voce, Linz, qiie esia Cicaiido pan-ido

(•<ini o "Chico Boia", voce come muito ?

      Alii.fnno.--Eu almoco. janto. (•omi) doces, tomo caie <'om

 pao. lomo sorvetes. . .
     p. — Basta, basia ! Desse mudo voce eiigonlara ianio, <iuc

 um dia arrebeiitara. F^ voce, Joaozinho, coitado. esta tao ma-

srinho. (liie o vento e capaz de leval-o para o ar!   Vore

 lambem come muito, como o LUIZ ?

      A.—Nao, senlior. Eu passo muitas vezes sem almogar,

sem jantar, e quando como, <'• sem[ire muito pouco. Eslou

 toniando um remedio, que D papac comprou, para me dar

 appetite.
     P.—Bem. Atteiigau!  Voces t-slao venilo aqui dols co1-

 li^uinhas. IJin- gordo — o Luiz, (|iie come muito, e outro, ma-
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 S1'0—° Joaozinho, que come muitn pouco. Eu nao Hies disse
 qiie voc?s nao sahiain comer ? Nao se deve comet- nem muito
 e nem pouco. 0 menino que sabe alimentar-se, deve ser sohrio,
 isto e, deve comer so a quanlidade de alimento necessario para
 viver. 0 menino que come muito, tern indigestoes, fica sof-
 frendo do estomago, dos rins, do figado,,dos intcsti.nos. 0 que
 come pouco, torna-se fraquinlio P assim podera ser acoinme-
 lido de qualquer doenga que Ibe podera causar a morte. De
 modo <jue comer muito on comer pouco e ruim para a saudo.
 Nos devemos, portanto, comer o necessario para lennos vida
 e saude; nem muito e nem ponco. Entenderam ?

      A. — Entendemos, sim, senhor.

     P- — Entao, Jose, e verdade o que me conlou o Pedrn.
 quc voce gosta de comida muito ardida, inuito gordurosa e
 muiio salgada ?

     A.—h\ sim, senlior.  0 papae e pernambucano e diz
que la, no norte do Brasil. so se coniem alimentos assini.

     P- — ^oly voce ha de contar ao papae quo as comidas
miiito gorduroMa.s, apimentada.s, salgadas, emfim icom miiito
tempero, fazem mal para a saude. Tenlio certeza que o papae
andu sempre dornte, nao e assim ?

     A. — E\ yim, senhor. Elic sempre tern dor dc estomago
e dt.' cahega.

     P.—En nao disse?!  Fiqucm, portanto, todos sabendo
que ;i no.ssa comida, para ser saudavel, para nos fazer bem.
precisa ser iempcrada, rnas se.m exagero. Que bonis voce almoca
e janta, Milton ?

     A. — En almogo on janio quando o papae chega do ser-
vigo. Elle nao tern liora certa de comer. As vezes vein mais
cedo, outras vezes chega mais tarde.

    P. — Continuem attentos. Vejam bem: outro grande mal.
0 pae de Milton e todos de sua casa, nao podem gozar ])oa
saude, nao tendo bora certa para comer.  Precisamos, para
bem do .nosso corpo, ter uma hora marcada para cada refeigao.
Quando eu nao almogo ou janto as boras do costume, sinto logo
uma dor de cabega liorrivel, perco o appetite e, si como, "a
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comida me faz mal. Nao acontece assim corn voce e o sen
papae ?

     A. — Papae sempre se queixa que esta corn dor de cabeca.

     P. — E' assim mesmo. Diga-lhe para comer sempre as
mesmas boras, e vera como elle tera boa saiide. . . Ola, Bene-
dicto, entao, voce, hontem, as 3 boras da tarde, ja estava
comendo doces na confeitaria ali do Largo do Cambucy ? Nao
sabe que se nao deve comer a toda liora ?

     A. — Nao, senhor.

     P. — Pois, entao, fique sabendo agora, que nos devemos
almogar, jantar e tomar cafe, cha ou leite a hora certa; no?
intervallos das refeigoes nao precisamos e nem devemos comer
mais nada. 0 nosso estomago, funccionando como uma ma-
 china, precisa de repouso; si assim nao for, elle se cansara e
 entao ficara doente. Nao sejam, pois, gulosos; nao comam a
todo o instante, porque isso faz mal para a saude... Voce,
 Augusto, vae dizer-me uma coisa: —quando come, mastiga
bem a comida ?

     A. — Sim, senhor. Papae tambem e professor e ensi-
nou-me que se deve comer devagar e mastigar muito bem os
alimentos, antes de engulil-os.

     P. — Muito bem ! E' isso mesmo que se deve fazer. 0
alimento, sendo bem mastigado e demorado algum tempo
 na boca, corn auxilio da saliva ou cuspo, torna-se em massa
muito molle, de maneira que quando passa para o estomago
 este nao tera muito trabalho para effectuar a digestao. Desse
modo ajudamos o nosso estomago e o conservamos em bom
 estado. Assim cuidaremo's tambem da nossa preciosa saude...
 Como e que voce mastiga os alimentos, Milton ?

      A.—Triturando-os, esmagando-os com os denies.

     P. — Entao, devemos cuidar muito bem dos dentes, nao
e assim ?

     A.—E', sim, senhor.

     P. — Quantas vezes voce escova os denies, por dia ?

     A. — A mamae faz-me escovar os denies de manha, depois
das refeigoes e a noite, antes de deitar-me.
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         P. — Muitissimo bem ! Si todas as maes fizessem assim,
    nao haveria dentes podres e nem estomagos estragados.

         Ougam mais. Voces devem limpar os denies corn uma
    escova bem macia e usar giz ou carvao vegetal em p6. As
    pastas, pos e liquidos que se vendem por ahi, so servem para
    estragal-os. Tiram-lhes o esmalte, isto e, o seu brilho e assim
    logo elles ficam cariados ou podres. Tenham, pois, muito
    cuidado corn os seus denies. Elles sao poderosos auxiliares
    da boa digestao, do estomago e da nossa saude. . . Antonio,
    voce vae dizer-me quando sente mais fome: no tempo do calor
    ou do frio ?

         A. — Eu tenho mais fome quando faz frio.
         P. — E' isso mesmo. Quando faz calor, devemos comer

    menos e procurar alimentos leves, como verduras, etc.
    No tempo do frio, entao poderemos, comer alimentos mais
    fortes, mais pesados, como a carne, o feijao, o angu de
    tuba, etc. De que voce gosta mais Pedro?

         A.—Eu gosto mais de verduras, arroz, feijao...
        P.—E voce, Manoel?
         A.—Eu gosto mais de carne...
        P- — Muito bem ! E' preciso, porem, que voces saibam,

    que se nao deve comer nem so verduras e nem so carnes.
    0 melhor regimen de alimentagao e o misto, o misturado, isto
   e, um pouco de alimentos vegetaes e um pouco de substancias
    animaes.

        E' precise que voces saibam tambem, que os homens que
    executam trabalhos pesados, devem comer mais e alimentos
   mais fortes, e os que trabalham, por exempio, em escritorios,

.   collegios, etc., devem comer menos e tomar alimentos leves.
    Vejam, pois, quanta coisa voces aprenderam hoje ! E diziam
   que ja sabiam comer! Agora, sim, acredito que ja o saibam,
    nao e verdade ?

        A. — E', sim, senhor.
 ..'•'      P- — Bern ! Hoje ficaremos por aqui. Agora, que todos
 ^ ja sabem comer, prometto na proxima aula ensinar-lhes a
 C-' vestir, dormir, etc.. . . Estao rindo outra vez ? Nao riam, nao,
 &:. pois assim como voces nao sabiam comer, tambem nao sabem
'i%
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veslir, durinir, c[f. (corner, veslir P doi-mir loiios -abem. mas
comer, vestir e dormi)' liem. pouca gente o sal»e.  Por bo-je,

l)asta.

                            I ANNO

                        (Continiiacdo)

               0 niiiiirro frcs e dc idea muito mais diilicd

          para a crianca do que o numero <Zo;'5.  Sua curta

          experiencia esta clu'ia da idea sobre dois: dois olhos,

          dois bragos, duas orelhas, dircita e csquerda, jiara

          eima e para l)aixo, (-•tc.  Ao aprender o tres, a idea

          relativa precisa estar conscipiitempiite presente. Nao

          p l)astante VPI- os tres uns sejiaradamente; elles pre-

          cisam ao mesmo tempo ser relacionados, unificados,

          constituir um fodo dp Ires.

               0 numero tres pode ser tornado como prova da

          verdadeira idea de nurnero e da aptidao para con-

          tinuar os oulros numeros e relagoes numericas.

               Si a crianga conhece o numero tres, podera pro-

          seguir em poucas ligoes ate ao numero dez e lera

           assim'ao seu facil alcance os numeros maiores.

                           LK;AO V

     Professoru. — Traga-me Ires lapis, Alberio.

     Mostre-me tres rcguas, Augusto.

     Traga-me tres laranjas, Antonio.

     Alberto, Augusto e Antonio (mostrando os tres inenino-'

juntos) quantos alumnos sao ?

     A. — Sao tres alumnos.
     P.—(Erguendo tres livros.) Quantos livros estao aqui?
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       A. — A .-'cnliora li-m irrs li\ros.

      '•— •l*'i lonio.s aos alumnus. inaudamlo-o-- .~<'!);i ra 1-os pin

 gni|)os ilp /res.)   Vamos la/cr 11 sigijal i|iif n giz la/ aiiui na

 pciira r n lapis la no seu papel. [la.ra ilizpr in'x la|)is, trcs rp-

,i;uas. lr<-s laranjas. ires alumnus, ires IIM-DS. He.   ( Fa/ o a]t;a-

 risniii in's iii) quaiiro iicgro.)   \ ciili.i. Mriilrs. i.scrrvi-r fn'\

losli'ii-.-.

       !. — ( Alciilc- r~rri-\r D a Iga risnii) frrx. il i/fiiiln: //•M

 lOSll'')!-,.)

      /-'.— (Dr\era<i \ir ao quadrii nrgri) 'iirci^sixaiiifiilf todos

 DS aliiiiinos, rada 11111 lazendo por -,iia vez o algarismo ires i-

.icoiii|)aiilianilo a sna Irilura do noine ilai[iiillo i]ui. n in^ ):epre-

-enla.)   \rni;iii(lo. traga-nu' ires lonios.  Poiilia ilois lornos na

 mao direita c iim lorno ua inao fs()iirrda.

      A. -  A mao dircita (niosira) li.m //o/.s tin-nn.^ <- a mao

^sipirrda (mostra) lem ;///; torno.

      I'.    Junie os tornos das dii.i> maos. Qiiaiilos >an jiiiitiis ?

      A. — Sa(f Ires lornos.

      /•'.-— Separc de uovo coiiio rs|a\ain r rriiiia. ciiiilaiulo a

hisioi ia.

      A. — .\csla mao ilireila Ifiilio c/p/'.s- if'iriios: nesta mao

fsqucril;) !ciiho um loruo.   Qiiamlo cslao juntos. Ires toi-nos.

      P.-   Qucin (iiicr coiilar ouira liisloria [laivrida coni essa

•lo A rinaiiilo ?

       /.    Eu •|iicii).   K|| >^i.

      /•'. - - (-:onlc. ciilao. Arllmr.

       1.- - hin <\isa liavia ltdis gains. a|i[)arrri-ii mais ///// o-ato.

agora [••mo., tr<-s gate-'.

      /'. — Aiiieriro. loiiif 11., loriios Jo \riiiaii(ln. (,)uaii!o.' sao .•'

      ./. -   Sao In's li'irnos.

      /'.    Poiilia ///// loruo na inaii (lirrila r //o/.s l<')nio~ 11.1

maii rs([iicrda.

       ^    I'roniplo.   I iii loruo na  mao ilir.'ila (iiio-,|i;i( r

dois li'iriio.' iia mao rsi|urri|a ( mo-.l ra. )

      /''. -   t'oiilia-os junior,  (^uaiilo.-. 'ao ''.

      i.    Sao Ires Im'iios.

      /''. -   Agora ronic a lii.'loria loda. -,ri)i i]ur rn a|ii(le.
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     A. — 1.! in torno, mais dois tornos sao tres tornos.  (Mu-
dando a posigao das maos, ainda segurando os tornos.) Tanto
faz deste geito (mostra) como deste, sao sempre tres tornos.

     P. — Aristides, pegup t.res tornos. Ponha 05 tres na mao
direita. Quantos tornos lem voce na mao esquerda ?

     A.—Na mao esquerda, nenhiim torno: zero.
     P. — Junte os tornos das duas maos e me contp a historia.
     A. — Tres lornos mais nenhuin sao f.res lornos.

     P. — Ponlia os Ires na mao esquprda e cent? outra
historia.

     A.—Nenhum torno mais t.res tornos sao (re5 tornos.
     73. — Affonso, pegue tres reguas.  De uma a Alfredo.

Corn quantas reguas ficou ?
     A. — Eu fiquei com duas reguas.
     P.—Conte-me a historia toda das reguas. sem que eu

ajude.
     A. — En estava com //-<".s reguas e dei uino a Alfredo.

fiquei (•om duas reguas.
     P. — Alvaro. pegne Ires lapis. De dais delles a Anu'rico.

Corn qiiantos (icon ?
     A. -- Eu li(|iiei com um lapis.
     P. — Conte a hisloria dos lapis.
     A. — En tinha trcs lapis (mostra) e dei a Ameriro dois

lapis (mostra) fi(]uei coin um lapis (rnostra.)
     P. — AineDro. pegiic fres lornos.  De a Antonio os /re.s

tornos e me coiite a liistoria.
     A.—En tinlia Ires tin'nos e dei fres tonios. li<)iiei sem

tornos.
     P. — Antonio, coin qiiaiilos tornos esta voce ?
     A. — En telibo tres tornos.
     P. — Nao (Ie nenh.uin e nie coiile a hisloria.
     A.—En tinha tres lin'nos p nao dei nenhuin. (i([uei <-(.)m

tres tornos.
     P. — Alvaro. pegue tres livros.
     .^.—(Pega.)
     P.—Aqui estao Ires livros juntos.  Este e um livro

(inosira e pop separai.lo) p.sle P outro livro (mosira p poe
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 'rp.irailo) c r.ip <'. ,niiro Ijvi.i, (ni(,.,ti.a ,.. ^,-,1. separado.)

 .Iimlo- sao Ires I ivies. ,- -eparados sao f|iianlos ?

        /. - San Ires livro' tanibcii).

       /''. — ^nn. sao Ires inoiilinhos rom inn livro caila um: sao

 •"•> nils (mosli-a ronlaiido 11111 11111. ilois //M.S. | rps //»,<.)   A"ora,

 rolllr. Allldllio.

        I.     I Vio.lraiido.)   l.ii] ,//„. i|,,i, 111,^ i,.^, ,,^^.

       /;. -   Arinaiiilo \ac me di/.^r qiianio e [res uns?   ( Mos-

 tl•allllo ir livros disposlo.' ctn ////.s-.)

       /.    'I res iins ^ao Ires livros.

       /'. -   Augiislo. se|iare os livros ein niontes df i/nis.

       ••—(Sf'|iara.|  So (Ini mi] inonle.

       P. - - K sol iron y

       •I. — / /// li\ ro.

       /<  - Enlao. o' ires livros leu] uni nioiilr de flois livros e

"1,11' iiin li\ro (inoslraiiilo ^-inpn-.)   Diga vocP. Arlinilo.

       l.—7r<'s IIM-OS lein tinis livro c mais 11111 livro.

      /'.    l'<^«ir ///•.s n.gua'. Al\aro.   Arranje-as ..ii] moiites

<i Irr.',.

       /•   ' So ilcii ////; inontc di^ ires.

      /'.-•-^nn.   7'/7-.s livro- |."-iii so iiin //-c.s.   Di^. All'rnio,

       /. -   I VIoslraiiilo.)   Tirs Irm //,//; ires.

      1'-    (I'rg.iinlo rni lr,'s liala.-.) Aiilonio. reparia estas

1-ala^ ..nirr ^or(-.. Arisli<l... ,. Arthur.  Coin quanlas lialas ficou

rail.i mil ?

       /. -   (.ada inii dc nos 1'icoi] roin /////,/ [,;i|,i.

      /'.     Diga-ilK- o ipir voi-t'. ('^/.

       /.    Tirs bala.s rc|i;irli.la- ciilrt. Irf-s nifninos. ••on],.. urna

      Olis.:    Kslcs fv.crcirios ilrvrrao s.-r variados c n-pelidos,

      /''.    Qnando ir'is di\ iiliino- algiima roi-a (-m doi- pt;-

(lacir. cada parlr cliaiiia-sf. . .

      /. •— A inetnde.

      I. -— ( )ll o IIH-id.

      I' -- Qiiamlo (li\i<|iino.- rin trcs. (•liatiia-r tercd (HI fercu

inirlr.  ( I't-gardo uma lolha dc |>a|>cl.) Aqni .•sta iiina folha de

W1 'I'11' 1'" ^"i1 I'-irl"' t-ni In- |>rila.,-os.  Caila peilaco dest,.,



30REMSTA KSCOI.M;

(mostra) cbama-sr 11111 ler^o: e a Iciva parle da lollia loda.

(Desenhando lima (•irciiinlVmn-ia no quadro negro.)   \'|in

esta inn queijo que en vou re|»arlir rill trrs |)eda(;os, 11111 para

Alberto. inn |)ara Alvaro c um para . . .

      A. — A scniiora.

      P. - - Cada pcdaco ilcslt-'s. <'liama-M'. . .

      A. — Urn terco oil a lercii iKirle ilo i|iicijo lodo.

      (A 6.'' Licao ••onslara ilos I'aclos ilrsia '-):' Ijcao. rr]>rodii-

zidos no i|iiadro negro. -einelliaiilfinciitc ao qm' sf Ie/, na

4.'' Licao.)
                                                  (('.mil mini.)

                    S'OKTOS BKAS1LE1KOS

                 0 r'tndo da (;f(igra|)liia. |»ara sf tornar allra-
           fiilr. ao itii'snio Innpo I|IK' nlil. nao ilc\c con'-lar (Se

           pcriiiinlas reilas ^eni irjr se lenlia a vista. nia|)|»a-. on

           cslxigos no i|lia<lro nrgro.

                 A iionu-nrlalnra arida. i|iif so memonas |)rivi-

           Icgiadas ))odeni rclfr, deve ser siibstituida |tor i\f-

           cricor-. \ariailas.   0 professor |iroriir,.ira lornjr

           -lias licoes lao viviila.^. i|iic o aliiiiino, Jo aroii)|ici-

           nlial-a-. --f sinia lran.-.|>orta(lo an ponlo. an loiiar

           omit' a c\|)liracao o lr\ar.
                 () i-slndo da (.eogra|)liia eroiioniira r iirln'lrial

           ilr\c si"1)- inlinianirnir rrlarionailo 1-0111 o ila (,rimr,!-

           |)liia plivsira.

      Pri>lrss<ir. -  l-ni/. |»as--on snas li''ria.s <-in Sanlos.  Var no-

conlar o (|iie \iii f do qiir n'.ii-- go-lou |»or la.

      A. -- Ah ! loi do mar.
      .•(.      GllllO I'- l)01lil0 !

      P. - Bonito e util lainbrni.

      4. - Como nlil ?
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      /'. - — I'ois nao ('• nos navies. nelos mare-, que Iraii.-'por-

 taitKis lania coisa ? Sii|J(»onliaino,s ip."' nao lioii\fssr mar. Nao

-rria iiiai' diflicil o lrans|»orlp das nifi;\i lorias [ior terra'.''

      . /.—- K' verdadr.

      P-    I'orqiic loi quo os |»or!ngiicze~, iaiilo lidaram, ate

.iriiar iiin raminlio inariliiiio jiara a.~ India-':'   Nao I'oi para

lac-ililar o I ran sport»''.''

      A.    Snii.  roi \ asc<i ila (7aina o dc-colindor dcsse ca-

 itiinlio. (•oni o~ sen- na\ io- a vrla.

      /•'.    Si roiti os navies a \i''la <• a producgao relati\ amente

)i("i|iirna ilai|iirlla ('•|>ora. acliavain IIIK" era inellior o transporte

 lirlo inar. iniagiiirni \o<'F's iiojr. cm i(ii<- os navies sao tocadd-

a \apor !

      Oiir laiiamos ni'is |iara rcct'ber (In ('sirangpiro a grande

i|iian! niailr ilr roisas i|iir ainila nao |)roiinzinios'.''  Qiif fariamos

ilo rair i|iir nao \ fiii't'mos roiisiiinir?   Sim, o m.ir. ininiensa-

tllflilr licllo. !'• ininirn.'ailicillr ulil!

      () Brasil. na siia granilr rxirnsao ilc litoral. tem muilo'

'• lions /^or/ns. i|iif ('• ronio sr rliamani os logares onile pcidem

''liegar os na\ios [i;ira 'i-' <'arregarein f desrarrt'2;arem.

      A. — I-'.n I icava iniiilo leni|)o \endo rarregarem c descar-

rc-garrin os navies cm Sanlos.

     /'•--Sanlos r o nosso iiK'llior. o nosso [)riiici|ja I porto. E'

11 .-i.'gini(lo do Brasil. () racs dcsse porto e (!<' grande exiensao.

      0 comincrcio exterior dr S. Paulo, ijiif representa um

lerri) do roiiiinfi'cio total do Brasil. ('• Ceito pelo porto de

Siiulo'.  0 |iriii<.'ipal jirodiic.lo dr (.•xporlacao ilesli^ porto e...

      A.- 0 ca ('.'•.

      ^•—Tamlx'm vi carn-gait'm 11111 navie corn bananas.

      P. — Sim. lambem oulros generos. Mas a maior parle do-

navios que saein (If Sanlos Irvam cale.

      Vamos hoje imaginar qiic estamo? rin Santos. Vamos

toinar 11111 navio f pcrcorrer uma parit'. o ?ul ilo nosso litoraL

 Outro dia iremos ao norte.

      A. — Em que navio ireinos?

      r-—E s('» escolher.   As conipanliias (jiic [jercort'erii c

 nuaso litoral sao: a Coiuj»fuilim ^dcional de '\irreguc<1o Cos-

  •^ •     '                                                         /isW^^- „ ,                                                                                                                                      ,/A
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teini. a (^nn/fiiiiliKi i!c ('.oiiinirr no i' :\arefi<irini r a (.111111111-

nhin de .\(tt'eifac<~i» Llovil Ri'dsUeiru. aleni iloulras ("mprr/iis

menon's.  Estas cotiipaiibias -,ao i|iiasi todas suliM'n.cionaila- r'

fiscalizadas pelo governo leilrral.

      \ amos \i'"r nas dif Irrrnles agcnrias i|nanilo lia na\ in .1

sair e i|ual o inais roinrnienlr.

      A. — Eu \ou \cr.

      ]'.    ,to;iiiii 1111 loi Iralar ilr \t"'r rni i|iir na\ lo uriiiii-.

Agora o <|iic lodo- vanio- |»rr<'isar ('• dr |)a--a|iorlrs.

      A. -  Qiir sjo [las-aporlfs ?

      P.    Sao alleslado- i|iif nos ilao ilir^ilo .1 \iajai.

      A.    r.n  loinri  nos-as  |iassagrn-  no " l!ar|irnil\ -    I"

Llo\il ISriisili'irii. iliir s;ir no ili.i \•s>.

      A. — Qiir lioin !

saporlcs ("ni orilrni. js umla- proiHiila-. ,1- ilr-|n'ilnla- Inl.i-

Vanios ))iirlir!

      .!.    (^01110 •'• I ind.i a \ isia daqni !

      /•'. — f S<'r\ inilo-sc ilo ina|i|ia.)    \goi\i \ao--r .ir"riiJrii'i"

as In/cs.   \i|llrllj-' In/.r- niais lorlr-, la ao loii^r. ~ao o- |iii,'-

 rors: sao lu/.r- <|Ur |irolrgriii o» n;i\ cgaiiirs conlia ininiiii.'iii-

peri^o-..   \i|iifll<'s s;iii os [ilian'x's (hi ///;// iln Mufln. ilj l.fii"

de .Sff/f/o.s. r la. Ix'in niais ao longr. Ja <^iiriiii<iiiii (,1'iiinli

 (mostrando no nia[»|»a) illia- i|iir loriiiani n Iriangiilo [ini-

 1'pclor da liarra ili^ Sanlo~.

      Lslamo'- ay:oi';i |);issai)(lo rin I rriilr ,10 porlo ilf litiiiiiir.

(Sfinpn' nioslranilo no in>ippa.)

       A.—Domic 'it-ill o alamailo arro/, nao »'•'.•'

      /•'.— r" isso ni^snio. Para sr clicgar a Imiiipr. i'- prcnso i;

 adeante para de[)ois vollar.

      .•/.—1'or causa il;i -iia siluacao I rontcira ;i Illin (.11111-

 prittii.

      P.    I'a-sainos a Illia Coniprida.   E-lanios rin ('.iiiiiiiii''n.

 Aqui tamlicni nao |)oilrnio'~ (Ic.-.rmlian-ar, pori|iir o inisso na\ i"

 f "randc ilrniai- para o porlo. oinlr s<'» fiiliani nj\io« iniiilii

 pei(iiciio~.
      \ r'l-ni \ orf"". c.-la luz I oric '.''



K1:\ISTA ESCOLAR23

      A. - - E' oiitro |)barol ?
      P.—Sim, »'• o pharol da lllifi ili> Bom Ahrigo. prolegendo

 a enlrada da f^iJlia de Ifd/wnde. Nesta ilha tambem ha um
 porto .'liamado do Hom Al>rigu.

      Lslanios passaiulo a ///;// an ('.iiriloso.   l^slamos saindo
 •lo L. dc Sao Paulo.  Qual e o nosso viziiiho ao sul ?

      A.   E o Parana.
      /'.    Sim. Ja csiainos rin aguas 'paranacnsr'.  Lou:o csta-

 reiiios (•in I'nriui n'^nu.

      Ai|iii rslamos. 0 panorama qiu' sc df^corlina aos nossos
ollios ('• lindo !   Ksle porto lira •'itnado na bahia do mesmo
nonn". unia da^ inais xaslas ^' Itellas dc loda a rosia do Brasil.
No oiiiro lado ila bahia I ica 4iit(iiiinii. porlo inenor mas ile
as[)rrlo agradavcl.

      A.— Vamos dfsf-inbarrar rni Paranagiia?
      /•'.--Sim. Ja rstamos parainlo. Vamos \isilar a ridaili1.
     A. — <^u^ irao rarrrgar ai|iii?
     /''.— VIalc <• Itananas.  Algiins navios Irvaiii gramles por-

i;ot"s do alamado |}inlio do i'clrana.
     .•;. -••- E para onde vao Icvar csse inalf c as lianaiitis'.'1
     /''. — I^ara Monlf\idi''o.   Esic navio \ar ate ];i.
     .la cslamos a lionio nutra \ey..  Vanios saindo ilo Parallel

i" rnlrando fin. . .
      A. -  Santa Calliarina.
     /•'.    Da(|iii a )K)UC(| parareinos oiiira vcz.
     -^.—-\qui na illia?   ( Vioslrando srinprf o inappa.)
     P. -- Sim.  Aqui no |)orlo dr Sdo Francisco (|iie fica na

ilba do mesino iiomc.  E' iim dos l)ons |)ortos do sill. As
terras aqui sao lerleis c a induslria da pesca, rendosa, sendo
olijecto dc (•ommercio dp rx))orla(,'ao o pcixe em conser\as.

     Mas, vamos indo.
     Ali \'emos llajuliy, porto da rcgiao rolonial de Bluiiieiiau.

na loz do no Sf'io jus/''. Vamos cbegandu a unia grande ilha.
     A. — A film dc Siiiitn Calharinn.
     P.  - Estt- na\io nao pode I'lilrar na Harra (ID :\nrte. para

rliegar a lormosa r ])ittoresca bahia rlianiada Drslerrn e a<»
porlo de l-lorKiiiofKilis. nesia nu'sma i1li;i.



      .J___0m. peiia ' Onira \f/ \ircnio~ nuin na\io linn

urdueiio.
     P — \(, roiilillclllr. lirill Iroillfiro a esic porto. r.-la r

porto de ,S«p ,/<w--.   \li. ao sul da ilha. li.'a a /^rrff //o .W.

afressivcl a na\ io- il<- infiior calado ainda.

     A"ora cstaino' pa'sando ••m frcnte ao porlo (!•• l.iiiUtiia.

\amos navgar mai- para ocste.
      A. -- F.'tainos saimlo •lf Santa Calliarina.

      -(.—K eiilranili) no liio Craiulc ilo Sill.

     P. - \i|iii prrlo r'la o porlo ilc Turn's.  \aino' na\rgai

liaslanlr. scinprr para S. 0. -eni fiironlrar porlo.
     Kslamo.-, ••iK'i'.'aiiilo ao |iorlo oo Rid Cnnnir. nj niariiein

ilin-ila ila liarr.i ilo Rii> (,ruiiilc.   l^ste i'' coiisiili-rado |iorli>

 ile prinicira onlfin.   Todo rstc traliallio qir- sr csia la/endo

11,1 kirra .-.ao olira.' il»' mrlln.raiiienlos. •leslinailas a .mgnicntai

 a pro-.pt'ridadr (Ir loilo o h.slado.
      A^ora. vanio" no- ilcsprdir f d^einliarrar ilo " l;a<-i)rndv

 (lUt- scguf para Montfv id»'-o levando os nos-os prodiirtos.

      Nos \ann>s loinar 11111 vapor nifiior r sulnr |)fla . . .

      .•(. — l^iif.oii iliis I'dlDS.
      P. - Vit"' I'nrld Aleiirr. a iiiargein i^»|urrda do (,uuli\lin.

 l-'.sles dois porlos gauclio^ rxporlctni xaniiif. roiiro-. p.'ll^--.

 ^raxa?., selio, inali\ ffljao. Inu'las <• mraes.
      A nossa \iagrm fsl;i I'inda.  Voltfinos a Sao 1'anlo. ao

 (ji'upo. a-' oiUras ligo<'s.

      A. — Que pen a !
      A. — Ku qneria ir inais longf !   Eslava go'tando lanto !

      p.—Vinn outro dia.  Por hoje lia'ta •le (;eograpliia.

       4,—Enlao rs^a i'- licao lie C,eogra|)liia'.''. . . \gora. 'ini.

 ell gosto de Cfogra|>lna.

          PHYSICA
1-'KOPK1EU..UM-;S DOS OHil'OS

      Par.i cslas lii'oc-. sf loriiarfin alt'-anilr' •• cf"
nirsniii leni|)o provfilosas. i'- prrriso <|t-i.\ai   !;if J.

criaiic;) sfj.1 o niais a<-tivo (•ollalioraiior ila -11,1 pr"-



                          1;1-:VISTA l;s(:OL\f!                                2-1

            pria inslriicga'i f nao 11111 recipirnie passive de ilefi-

            ni<,;oes c cxi-'mplos.

                 Nao liasia que o iiK'-'Irr iliga f o alunnio auio-

            iiialican-K-nlf rcpila hoje. para nao sf l^mbrar ainj-

            nlia. E' precise qiif a aprfin|i/ag<'m s^-ja feila pelo-

            srnliilos. pela realidailr.

      Proli'ssiir.— ((,ol locamlo uni lap]-, aira/ do vidro <hi

 i.inclla.)   Paulo, o que ('• (iuc csia •lo ouiro lailo ilo xidro'.''

      .iliimiio. — Lin lapis.

      /''.—(.onio sal)c \i>re que ("• um lapisY

      A. — ILII 'ei. pori|u<' cstou vendo.

      /''.—(.01110 f i|iir \oc<"' vt"'?   Eiilrc o la|)i.~ c o- .'•'us olho-

.i.to lia naila'.''   ( Balendo no vidro.l

     .1. —Snn: ha o villro. Mas i-llc deixa \pr do outro lado

     /'*.—(Srgnraii(lo um nickel aira/ iluin li\ro.)   Peilro.

ili^a-inr o i(ui.' esia alraz dcsli" livro?

     •I.— \lraz do livro nao sn. nao pos-.o \('.r.

     /'*.—I Pondo iinia penna no fnnilo iluin copo de agua.)

f,)iie <'sla no linnio ilesif t^'tpo'^

     ./.—N;> lunilo do ropo csia inna penna.

     /''. — (.01110 ('' (|IK' voce saln.'?

      1. — En vcjo a prnna.

     /'*• — 1-ogo. o copo que e ile vidro. a agua que csia no wp"

r o ar i|iic lia na sala. deixani ver alraves.

     r-—(Lcvaiido Ires almnnos para fora da said. poe uni

il'-llc', (.arlos. alraz (luina poria coin vidn> esmerilliado.)

Qiiriii esta alraz da poria?

     A.— Aflio (|ue (• Carlos.  Parecf ([lie ('' ellf.

     A. — Alraz ileste vidro nao se ve tao Item.

     P. — (Pondo o lapis alraz do copo, de|iois, atraz do vidro

esinerilliatio (- dcpois. alraz do livro.) Onile f que ,se VP melhor

(> lapis?

     .'(.—E'' alrLiz do copo. do vidro liso.

     /'*• — Os corpos alraves dos quaes podemos ver Ijt'm.

^[iielles (jiie deixa'm atravessar |)rrfeilameiite a biz. cliamam-

'-(" corpos Iransparentes.
     A.—Enlao o copo e transparcnte.
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       A.— \ agua i'' li\iiis(>arriilr.

      -•/. — 0 ar ('• tran-parriilf.

       A.—0 vniro f Iran.'part'ntc.

       '•—Sao polices os corpos I raii^pa rcnii'-'.

       P. -- Sao |)ouro'. nias -o cigiia r ar i|iianlo nao lia!   I Mo-.-

 trairlo ile no\o o lapi- dira/. ilo r('i|)o. ilo livro ^ ilo vidro (-•'iiir-

 rilbailo.)   Oniln !'• ipir na'.i sr \i'- o lapi'?

       A. - K" aira/ ilo li\ ro.

      P-—()~ rorpos ali'avi'.-, ilo-, i|ii.n's naila  poilrnio' \rr.

 ciipn-lli-s i]iie nao ilfi\;nn ;i  In/, j|ra\rs^;i ]-os. ~ao rlianiail.i-

 '•tIfflDS llj}llfllS.

       A. — Iintao o 11\ ro !'• o)ia<-o.

      /"*.—\C|aino~ oiilros ci'iriio- ii|i,iro~.

      .-/. — \ |l;l rrilr !'• o|iara.

      .'/. -— •\ ra rlri r,i ('• ii]iara.

       A. — A poria i"' opara.

      A. — 0 -oallio i'- i;|iaro.

      '. -- I MosI i\uiilo onli'a \r/ 11 lapis air,i/. ilo r('>pn, i|i

 !l\l'o ^ ilo \i(|ro r-inciilli:nlii.)    \qni (aira/ ilo ri'ipo) \i''--,

.tllllito lirin.   () rorpo <'•. . .

      A. -  I'ran.-pa milr.

      /'*.— \i|lii (.lira/ do livro) naila sr M"-.

      A. - () rorpo i'' oiiaro.

      /•*.--K ai|ui'.'' ( Alr.i/ ilo \iilrn i-.inrri Iliado.)

      A.—• \ •"•-sr 11111 |iinii|u inlio.   Mal r inal.

      '•— Sun.  (.i:nlirrr--.r ,\ lorma. o i^'ilo. in,is nao sc poil'

•listingnir lirin.   O- rorpos <)iir ilri\ani aprnas ()ar[c ila lu/

alravrssa 1-os. ali'a\cs ilos i]iiaf.' nao sc in'iilc \("'r riara. niliila-

[iienli". sao ri'ii'fnis Irnnsliiciilus.

      A.—r.ssr vniro ila poria i'- Iran-.liiriilo.

      /''.—\ fianios imlros r('ir))o.^ I i-anslnciilos.

      A.—0 pap^l ilc scila f Ir.iiisliiriilo.

      A. — 0 papfl ini|»rrnira\cl i- [raii-liiriilo.

      P. — Xaino' rcp<!."ar 11 i|iic il issi'mos. \llrrilo.

      -/.--() \i(lro i' !mii?p.irciili'. |)ori|iif <lri\a |)assar innii'.

:i'"l!l .! Ill/: o ll\l'o r njijro. llol'i|llr 11:111 ilrl\il liassar III/, llr-



 ________________        KI'.VISTA ]:S(:OLA1;                            27

 nhuina; <i papel de seila e transliiciilo. porquf ilfixa passar

 pouca biz.

      /'*.—(Mostrando a lolha (linii canivete novo r a dum

 carmete vellio, on outros dois oliji-clos, sendo um l»rilbanl,. e

 outro opaco.)  Qual <'- a ilil'ferfnca i|ue \ocP nota, VIario. enlri-

 estes dois canivele.-;?

      -•f.—lin csia novo (inosira) e o imiro (iiio-.Ira) i-s[;i
 vplho.

      P-—COIIK; sal)(- voce isto'.''

      4- — Esle novo lirillia i" o vellio nao.

      P-—Esle (novo) Ifin lirilho: i'' 11111 ror/io /iril/ianle.  Esli-

 (velho) nao lem l)rillio: i'1 urn cor^n i>pitcn.

      i- — Mas. opf'iro nao «'• o corpo qiif nao ileixa passar a

luz. i'oino o livro?

      P.—Sim.  O/iacd i'- o contrario i]^ [rans|)areiHf e e lain-

bem o ronlrario de lirillianlc.   V.'jaiiio.s nonips ,|i- roisas qiii

nao sao Iti-illianlcs.

     A. — 0 mala-borrao nao lein brilho: e o)»aro.

     •^.— ^ peiira »'• o|)ara; nao Icni l)rillio.

     /). — Agora ipiero noiiies <lc ol)jerlo,s que lem [irillio. quf

sao.. .

     A. — Brilliantes.

     A. — 0 brilliantc 1cm l»rillio.

     A. — 0 ouro Icm brilho.

     A.—A ])rala lein brilho: ('• l)ril)iantf.

              OS SENTIDOS

      E pelo.s senlidos quo nos vfin o roiilieciinenlo.
do imiiulo exterior.

      frateinos de desenvolvd-os. aperfeigoal-os na'
••nancas.   Fagamol-as exercilal-os em rada objecto
inie se Ihes deparar, vcndo. apalpanilo. ouvindo.
provando ou clieii-anilo.  Ensiiifinol-as a classificar
pt-los -fnlnlos os objcrtos I|L||-' t'li.rontraiii ao seu reilor..



                  ()' riiiilicriiiii'iilos augnienlarn, a medida que se

            (lcsrii\iil\r a liirulilafle dc scparar e classificar a-

            roisa.-.

      ( Lni nma ila inr-'a granor \ .irn'ilaile ilc oliicrtos apro-

priailos a lir:~ni.)

      I'rulcssiii.—( Prganilo 1111111 solido.)   Va a inr'a. Carlo-,

!• Iraua-nir 11111 o!i|cr|o rgnal a cslc.

       iltiiiiiin. — Ai(ui csta 11111.

      !'.—(.01110 salir \on"' i|iic i'' egual'.''

       I. — KII \ i qnc •'• cgua I.

      /\ -  Sill'. \orf' olllou |);ti\i o inrii. ollioii na mesa f esrc)-

lln-ii rsif i|ur !'• rgual.   \gora Pfdro. arlif u'm lapis maior que

"sic.   ( Most rando iiin lapi'. I

      •S.    Promplo. prolrssor.

      /''. - (.011111 salu' \on"' i|nc o '•ru i'' niaior'.''

       i. — Pelo lamanlio.

      /•'.— \ orr ollum o lanianlio ilii iiit'u e ollum 11 lamanlni

ilo ouiro e soulic i[iir cssr i|nc Mire Icm i'- mais roinpriilo. maior

i|ur o nieu.
      -(.—Fdi isso nifsino. prolc^sor.

      /"*. — Paulo. i|urro i|iir vorf iiic arlie. a()ui na sala, algunia

roisa ipie Irnlia rsia ror.   ( Viosira 11111 objecto vermellio.)

      A. — \ miiili;i gravala e ili'ssa cor; e vennelha.

      l\ — Olliem loilos para os objcrtos (|ue cstao sol»re a minha

iiirsa. VIario, \irr as roslas para a iiifsa c mp contf o quo voce

\iii solirr c]];i.

      A.—En \i iiina pasta, inna cancla. um lapis preto, um

!a|jis M'rmellio. 11111 linlciro. dois livros. uma regua »• um livro

ilr cliainada.

      ( l^stp ex^rrn'io podcra sf'r \ariailo.  l{cunindo on tirando

(^Itiertos. o professor vera si as criangas dc'ram |je]o auginento

ou I a I la.)

      P. — Aquillo (|ur nos conta <(U(- cin cirna da minha mesa

eslao esles objectos lodos; ijLie a gravata de Paulo e vermelha:

que o lapis de Pedro e niaior <|u»' o men, etc., esse sentido, essa

faculdaile. chama-se a rislti. Os orgains da vista sao os olhos.

E" coin os olhos ((iif vemo'.  Ellcs tem o scniido da vis.t,i.
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     A. — Quern nao ve i'- o rego.

     />.—Sim.  Os intidizes a i[iiriii ralta rssp prei/ieso si.'n-

tido, chamam-se cegos.

     A. — Coitadinhos!

     P. — Coilados iiie'sino!   \ao podrin \<"'r ;> rpo. a terra. <i

mar. as tlorestas, os rios. as a\es. t'mlini. as bellrzas que a iialu-

reza rncerra...   Mas, (•(iiiljiiu^mos nossa ligao.   ( Deixando

cair urna regua ao chao.)  Que liz ru agora. Luiz?

     A.— (De olhos vpndados.) 0 srnhor dcixou rair alguma

coisa.

     /"'. — Como e que voce '.alie? \ oi't"- nao \ ill.

     A. — Eu nao vi, mas ouvi.

     P.—(Batendo coin iiina laca nuin ropo, na mesa e na

i.'ainpa inlia.)   E agora, (|iie eslou cu lazfiulo?

     A.—Esia l»atendo rin objerlos d iffriTiilrs.

     P.—(^.11110 salie vor*"' i|iie sao d it ffrt'nles?

     A.—Pelo som. LJni era inais forli\ oiiiro fra mais

fraco. . .

     P.—(Tocando lima rain|jain4ia. ora niais prrlo. ora mais

longe.)  E agora, sao sons •lillerentfs?

     A.—E" o inesmo soni i|uc as vezfs i"sla inais pt'rlo. f a'

vezes esta mais longe.

     P.—Aprendani i|iie o senlido i]Uf nos ronia qur a cain-

painha esia locando ai|iii 011 mai^ longc, i]iif a rrgu;t caliiu.

etc., chama-se o sentido ltd ninlic/io.  Os oryains da audioao

sao os ouvidos. L' corn os ouvidos ijiif oiivmios.

     (E' boni lazff cxcrcicios. niaiidando os aluiiinos la|jar os

ouvidos, para provar que sao elles os orgams da audicao.)

     P. — Como chamamos a |jessoa que nao ouv^.''

     A. — A pessoa que nao ouvr »'• surda.

     P.— ( Dando ao alumno sal para provar.)  Oiii-' e islo'.''

     A. — F; sal.

     /•'.—Conio ('• i|iif vor<"' sal)r i|ur e •~;il?

     A. — Pido gosto.

     P. — I Dando assucar ii oiiiro in<'nino.)  K islo o one ey

     A. — E' assucar.

     P.—Corno ('• i|iie \i:r(~' >al)r i|Uf i'" assurar?
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      A. — Pido goslo.

      /•'.—( Moslrando o sal relinado r o assurar.)  Sao pare-

'•ido',  Our loi ipif \f/. vor<\ 'Mlicrlo. fa/er rarcia »- (Varies

L;o-|ar?

      .-/. — I'oi o goslo do sal r o goslo do assucar. ijiir sao ilif-

1 rmilrs.

      P. — I'ol- cssr ('• o iioinr do senlido.   (,<>sln oil /iilltidar.

      ( Pode-Sf (•onlinuar o rxrrcirio distingu indo roisas azcdas.

liii'iinit--. aniarga^. adsl ringfiilrs. fir.. [)rilindo qiir os alunmos

iiifiirioiifin siilislanria.' i|Uf Iriiliain losses goslos.)

      /•'.—Ffrlir os ollios. .lose.   (Clirgando-llic ao nari/ uma

niaca. I   Oiif Iciilio fii nas inaos?

      A. - - I ilia inaga.

      /''.--(..onio loi qur \<>c("- adivinllou?

      ./. — l\']o rliriro.

      /''. — Frrhf os ollios. .|oa<|iinn.  Aqni »'u Icillio duas I lores.

I'.n ipnTo i|iir \:>rr'. ~rni olliar. ir'in lorar nelIas. nir diga S;

~ao da inrsiiia ('specie.

                                  ^       I. -   \an .'ao.   1 111.1 ilidlas i"' iiina rosa i- a ouira »• um

r|'.l\ o.

      /''.—Qni'in loi i|ir' lln1 ronlou is.-oY \ on"' nao \iu, na<i

iin\ 111. nao |ir<i\ on.

      .1. -- I'oi o (•linro il.i rosii <• o cliril'o do cnmi.

      /•'.    0 srnlido ipir no- roiila o |»rrrunii' da iti;f(;a. da ro-.ii

r do rra\o. rli.iina-.'r 11 x'nliilii ilii iillnrlii.   () oruani rnrai'rc-

uado do ollarlo i"' 11 nai'i/.

       /.    ll;i\rra pr'-oa- i|iir nao li'nliain ollarlo.''

      /''. - ll.i- .'iiti. ilia-- !'• raro.   (Danilo ao aliiiiino 11111 saqui-

nlio ondr -r arliain di\rr~.o^ oli|rrlii^.)   I'ranrisro. ponha sua

mao ;i;|iii driiiro c roiilr-iio' 11 ipir r (|iir Mii'r' var 11 ra r. ma^

.inl>'.~ dr lirar.

       f.--l\ar lirando r iiirncionaiido. )   I'nia rliavf. lllll lio-

]:io. uni ani^l- uni lapis. ••lc.

      /''.——( ,01110 r i]nr \orr •-olllir sclll V("'f. .'rni on\ir. -rill rllr;

r.ir f si^m proval'?

      ./.     P.'l.i lorin.i.
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      /'.— ( l)ando-llic um pedaco d<- papel liso r iinia lolha de

liXii.)   Sao eguaes cast's dois papeis?

       I. — \ao. seiilior: iini ('• liso e nuiro e aspi-ro.

      ^'.—-Coiilo soulie vore isso?

       I.— Eu conlieci. passando a inao.

      /•*.—Essr nosso scniido — o luriii — e inaravi llio.so. Ellt"

;io- rojila si iini iili|('clo ('• liso ou aspfi'o, peqiieiio ou grande. trio

''u i|Ufiil»'. eir.. »"lc. 'I einos o s^nlido do larlo 1*111 l;)do o corpo.

ilia- r na- mao-. nos dcdos »• rspccia lincnic nas ponlas do^ dedos.

iiinlr idir rsia niais drsi>u\o|\ ido.

      (\'ariar os exercicios i|uc s<-' [x'ldein fazer: dislinguir o-

rollegas ])(do lacl(j. as mordas |jelo lanianlio. etc.)

      /). — •\ pessoa a i|ueni lalla uni dos sentidos. teni gft'al-

nifiiti" os outros inuilo mai;' drscnvolvidos.   Assim e i|Lie os

fi''go- ronliereni muilo brni as [it'ssoas |jel;i voz. pelo andar. 0-

-urdos nao onvein a nnisn-a. nias dansam ao compasso. |jori;Uf

-'fiilrin as viliragocs que a iiiusira laz no soalho.

      0- srnlidos: a nsln. a miilici'lo. ;) i^oslo. o (illncio f o tlu'lo

-ar dons prcnosos.   I ralcino- di" ronsfr\ a 1-os lirni.  (^or 111010

didir- podenios ve'r c ou\ir as pcs.-oas a i|iiein (|uereiiios liem:

.iditiirar a- iiiimnieras Indie/a^ da nalurc/a: ouvir o inavioso

Irinado do- passaros r a inn-K'a sulilinir di).~ arlislas: sorver

' didirailo prrliinir da- \ariaflas I loft'-, rlr.. eic.

         UNOUAOEM ESCRITA

               I'M A CAKT.^

      Kiisinar l.inguageiii fsrrila a? crianca-. e incon-
lrsla\idiiiriilr inuilo dillicil.  0 professor dove. ).»o-
rcin. [ii'orurar vcinvr lodos o- oli-lacii los •iiir se llu-
aprcseiilcni no ensino. f ciinlar rom vet'dadeii'ii
rannlio drssa iiiiporlanir inaleria. Tratarcmos. hoje,
itc msinar ;ls rriangas o modo inais facil ao sen al-
rancr. <lc fsrrc\»-i- uiiia carla.   Nao ha inal alguii]
qiu' idlas r<"dijani a ^iia prinn'ira carlinlia. mais on



            nn'iio- cgiia liiirnir ao modido api'esi'illado p(do pro-

            If'-sor.   \s noriiia- ropiadas ptdos aluinnos. sao lia-i"-

            podcrosis-inia- ipie idir- niais lardr ampliarao coi,'

            o- -i^u- rsliido- supiTiorrs.   l)rpois da idassc COIIM"

            iiicnieniriilf prcparadii. scgundo a-' lina- rrgras d.

            ilisri|)lin;i. i, prolrssor conirra ra >i sna aiila.

      I'ri.ilfss'ir. - Muila allt'ncao!   Qiit'ro M"'!- -olirr a- carl'-i-

ra- ~o a p.isl;',. o cadrrno dr liiigiiagrni r a rani'la.  \ orr- loiln-

-alu'm i|in' lio|r r ilia...

      Aliiiiiinis. — 20 df ilia io.

      P.— DC qiif anno'.''

      A. — Do anno dr 1<)21.

      /\—Todos -alirni laiiilirin i|nr no ilia 21 dr |nnlio. i~lo '.

no nK'z segunilt'. (•oniri,\i rao ii-. . .
      A. — As Ima-.

      /'. -- ()iit' Icrinina rao no dia . . .

      .•/. — .\o ilia .'')() ilr jinilio.

      P.—Vluilo lifin'   \llcii(;ao!   \'oc<"-s \ao liojf. (•srrr\ rr ,1

|)rinifii\t rj.rlinlia.  Srndo a-sini. i|urro <|iir »dla scja rsrrila an-

-eus pa|)a.-.  Snpponli.iiiio- i|iir (dies nao morani aijiii etn ^a')

Paulo: rr-idr 11111 »'ni Sanlos. outro em llu, outro eni liio

Claro.  <-tc'.   Sup|)onliaiiios   ainda i|nr \oi;f"-s (•s|r|ain rin.i-

ranilo 1-111 casa ilos pa rrnir-'. ainn dr sc rdurarriii.  (.onio ];i

-aliein. no dia 21 df jindio. roinrgarao a- li''na-, c ii-.-nn -rnilii.

r' nalm'iil i|ur \or("'.> \ai; passar os iliLi- ilr di'.-ran-o (inilo- 'If

-I'll- paes <• irinao-.  (lad;i <|iial ill-' \on"'.- i ra rsrrrviT 11111.1 <\n-

 linlia ao sen papac. di/rndo-llic. inai.s on iiirnos. o -•gninir:

""\o dia 21 dr |iiiiliii  roinri^a rao .1- I<'I'ILIS dr nivrrii'i

jior isso irfi all'' >ilri para dr-raiisa r 11111 piiuro d>i- luria- do

r-|udo.   Parlirci il>ii|iii |i<do Irrin da- i'l lioras. c pcm ao lioiii

na|iiir o lavor dr 11' r-|>rrar-inr na rsl.irao.   I'.-lon iiinilo ron-

l^nlr. pois o iiirn [irol c-si.r gosia nniilo ilr inini r di-sr ipic rii

-oil t'stiid io.-<i r roinporlado. \ssiin -riido. r~|irro p;i.--ar 1111 ! in'

do ,111110. para o 1. ,iniio nirilio.  I'.sloii aiiriii-n |ior rlir^^r lo^r

 .i dia 21 dr |unlio. para podrr alii'ar.ir o pa|)ar r a iiiaiii;ir' •

 lirinrar roin o- iriiiriii/nilio- os luaiilo- logos i|iir a|ir>'ndi ji|i]'

 'la r-roLi,   l'ar;i li'r!t] 111,1 r. rii\iii -aiid.idr- r .dir.iro- a lion-
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 dosa rnamae e aos caros inaninhos. Urn forle abraco do filho
 que Ilic quer bcin, Joao.'' Enipnderam?

      A.—Entftidemos, sim, senhor.
      P.—Bern.    Allencao!    Eu  vou  repelir.    (0  pro-

 lessor repelira duas, on mais VC/A-S e depois fara diversos aluni-
 nos rcprodiizirctn o assumplo. auxiliando-os, corrigindo-os. el;\)
 Mullo bcflii!  Todos, Milao, eiik'nderam o qiit' dcvern mandar
 dizer na carta?

      A. — Enlendernos, sim. srnhor.
      P.—Sem|)i-f altentos! Voces pm-i-am saljer <iuc na pri-

ineira liiilia do papel, quaiido sc escrevp inna raria, poe-sc o
 noin^ do log;'.!- onde i-e esia r o dia, inez i-' anno ^m que se es-
ri-;.'v^.   DC niodo fiiie na p!-im,"ii\; iinlia voces i.'screverao. . .
 (Vac ao (juadro e escri.'ve). "S. Paulo, 20 de inaio dc 1924".
 Lscrrvaiii todos. Leia vocf"', Luiz.

     A.—-S. Paulo, 20 df maio dc J924".
     P.—Muito liern!   Senlc-se.   (Assim fara coni outros

aluiniius.)  Muita atlpngao!  Agora, na segunda linha do pa-
pel. voces vao escrever o enderego.. isto P, para quern vao esrre-
\er.  En disse que escrevessern urna carta ao. . .

     A. — Ao papae.
     P. — Bern. Entao, voces, na segunda linha, podern escre-

'.fr ijiialquer dos seguintcs enderegos: — "'Meu caru pae, Mfii
adorado pae, Estirnado pa))ae, Bondoso pae, Meu bom papae-
Meu amado pae, Papac, etc'". Nao quero que ehcrevam todos
i\ mesrna coisa. Eu vou escrever na segunda linha: — "Men
caro pae".  Agora, cada urn de voces escrevera diiin mode.
Escrevarn todos, mas, ja disse, nao quero lodes os enderecos
fgiKtes. Leia, Joao.

     .'l.—"Mcu bom pae".
     P. — Adeante, Milton.
     A. — "Meu adorado papae".

     P.—Muito bem! (Assim fara corn outros alumnos e po-
dera mesmo escrever ao lade do modelo, os di versos rnodos de
cnderegar a carta, orientando as criangas.) Continuem a prestar
rnuita atlengao! Agora, na terceira linha, vae a saudagao, o
curnprirne'nlo.  Ahi voces poderao escrever: — "'Saudacoes-
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Saude, Saudades, Abragos, etc". Eu vou escrever: — "Sauda-
des". Cada urn de voces escrevera dum modo differeiite. Todos

escrevam. Leia voce, Jose.
     ^.—"Abragos".
     P.—Esta bem. (Fara outros alumnos lerem, ira ao qua-

dro negro e escrevera ao lado do modelo os diversos modos de
saudagao.) Agora, vao, voces escrever o assumpto, que todos
ja sabem, nao e assim? Antes, porem, uma coisa ainda quero

avisar. Quando se escreve uma carta ao pae, so se emprega:
"Senhor, Ihe, seu, sua'", e nunca "voce, vos, tu, etc." Eu vou
je&crever o modelo no quadro negro, mas, vejam bem! — nao
quero que copiem egualmente. Vao-se guiando por elle, mas
procurem mudal-o o mais possivel. (0 professor vae ao quadro
e escreve uma norma para modelo.) Agora, escrevam. (De-
pois que a classe acabar de escrever, fara diversos alumnos le-
rem o que escreveram.) Muito bem! Estou contente, porque
todos escreveram. 0 Luiz nao mudou quasi nada, mas nao faz
mal; outra vez elle escrevera melhor, nao e assim?

     A.—E\ sim, senhor.
     P.— (Fiscalizara todos os trabalhos.) Entao, Pedro, que

 e isso? Pensei que todos escreveram e voce nada fez?

     A. — Eu nao sei escrever.
     P.—Nao se deve dizer nunca "nao sei". Voce parece

 estar corn preguiga. . . Como seus collegas e&creveram? Nin--
 guem na&ceu sabendo. Cada um faz o que pode. Si nao sabe
 escrever differente, copie ao menos. Vamos!

      (Ha alumnos que nao conseguem escrever nada; nesse
 caso, deve-se obrigal-os a copiar, pois assim irao aprendendo.)

      Que e isso, Renato? Voce esta escrevendo para seu tio?

 Eu quero que escreva a seu pae.
      A.—Eu nao tenho pae.
      P.—Coitadinho!  Mas, supponhamos que o seu papae

 ainda viva. Eu quero que voce escreva ao papae. Multa atten-
 gao; estude bastante; voce precisa ter muito juizo, ser muito
 bom, para ajudar logo a sua mamae, nao e assim?

      A.—E', sim, senhor.
      P. — Bern. A carta esta quasi prompta. Agora, depois

 do assumpto, nao tendo mais nada para dizer, voces irao termi-
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nal-a, e para isso terao quo se despedir do papae. Depois da
dc-pedida, enlao, voces escreverao seu nome, mas basta o pri-
rneiro norne. Para os paes, pessoas de casa e amigos, nao se es-
ereve o nome todo. De inodo que o Luiz, por exempio, podera
lerrninar assirn: — "Abragos rnil do filho que rnuito o estirna,
Lulu . 0 Joao podcra escrever: — "'Pede-Ihe a bengao o
filho rnuito arnigo. Joaozinho".  0 Jose escrevera: — "Sau-
dades do (ilho que o quer rnuito, Juca". Eu vou escrever no
modcdo a despedida durn rnodo, e quero que voces escrevarn dif-
JerentPineiile. (0 proft'ssor |joilera escrever ao lado do rnodelo
as diversas rnaneiras de fechar urna carta. Fara depots alguns
alurnnos Iprem o cjue escreverarn.)  Muilo bern! A carta esta
prornpla. Qufin ()uer lel-a?

     A. — Eu, eu, eu.
     P.—(Fani diversos alurnnos lerem a caria que terrnina-

rarn, corrigindo-os. auxiliando-os, etc.)  Na proxima aula pa.s-
-areiiK^- a lirn])o a primeira cartinlia que voces escreveram.
(Juerem?

     A. — Sim, scniior: querernos.

             A BORBOLETA

     Todo o professor ja notou, ao convidar urna
classe a escrever urna cornposigao qualquer, a diffi-
t-uldade que os alurnnos rnoslrarn para esse trabalho.

     Dado o titulo da cornposigao, torna-se indispen-
savel auxilial-os.

     Urna conversa activa, interessante, recorda-lhe?
o objecto conliecido, proposto.

     Na talta do insecto, neste caso, desenhos no
quadro negro, pedagos de revistas, guardados para
tal firn, uma collecgao, etc., seriarn coisas optirnas.

     Urna vez a classe interessada pelo assurnpto, e
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        Jam quf os alumnos todos escn-verao amrna.ia-

        mentt- r rnultos apivseiilarao inn l)orn Iral.albo.

              A ..ornposigao para urna certa e deterrnmada

         ..lassc nao passaria dc resposlas oblidas por meio

         do ink-rrogatorio.
              Conlormc o ad.'antarncnio. ^(•revcr-s.--iain pa-

         lavras ou rncsrno srnloicas .•ornpl.'las no .inadro

         negro.
              Para urna riassc adcanlada, al<''in do intrrro-

         gatorio que sc-gu.' al.aixo, o professor ac.-r.-sL-enlaria

         algnrnas nogoes rnais com|)lelas sol»r.' o rnseclo.

              Conlaria. por (-<rrn))lo, que os ollios se aprf-

         -enlain la.-etados como diarnanlcs e cada parK-zinh,.

         ..onstituc urn verdadciro o1ho- razao pela qiia1 o

         insecto nao vira a calx-ga e vP ludo ao redor dc si.

              Explicaria a classe que. crnl)ora as borboleta-

         se rnullipliqiH'rn rn-llior no clima qucnie. ha. entre-

         lanto, borbolrlas durn pardo I'ulv;). a voarern -ol)iv

          as neves eternas e as gcleiras das regioes glaciaes.

               Acrn'sfenlciria <|iic (•xisiern horboiclas l)aru-

          llientas: umas que (-rnillcrn sons sernfihantcs ao

          li.-tac dum relogio .!<• l)ar<-dc: oulras quo l..ml>ran.

          o rliiar de ralos. rtc.
               Dessa class.- o profe.sssor <'xigiria urn Iralmllio

          rnelhor. dispondo no <[uadro ncgro simple- idea-

          Herat's, <|in' serviriarn corno surninario.
               Vejarnos. agora, o inlerrogatorio que podera

          servir jiara o prirnfiro c scgundo anno rn»'-<lio.  A-

          respostas constiluindo a corn()os'n,;ao, segiiern-n-o irn-

          rnediatarnente.

     — Quern ainda nao viu nrna liorliolcta :'

    — Por ondt' voa a borbolela?

     — Todos conliecern-n-a hern ?
     — Ja reparararn no corpinho desse insecto ? - Qiianla-

partes tern ?
     —Vejarn aqui esta figura.  (Mosli-a no quadro negro a-

partes do corpo dos inseclos.)
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     — A cabega e grande ou pequena ?
     — Que se ve nesta cabega ?
     — Quantos sao os olhos ?
     — A borboleta tern chifres ? .
     — Como se chamam esses chifrezinhos ?
     — E que notam no thorax ?
     — Quantas pernas tern a borboleta ?
     — Quantas partezinhas nesta perna ?
     — E as azas ? — Como sao ? — De que cores ? — Que

parecem? — Abrem-se? — Fecham-se?
     — Ja prenderam uma borboleta ? — Que aconteceu ?
     — Sabem as transformagoes pelas quaes passa uma bor-

boleta ?
     — Ellas falam ? — Fazem ruido ?
     — Conhecem algumas especies de borboletas ?
     —Como se chamam as que voam a noite?
     — Quantas especies havera desses insectos ?
     — Onde as ha em maior quantidade?

                       A BORBOLETA

     A borboleta vive pelos jardins e pelos campos, voando
 sem parar, mostrando a todos a sua belleza.

     0 corpinho da borboleta compoe-se de tres partes: cabeca,

thorax e abdomen.
     Na cabega estao os olhos, as antennas e uma tromba enro-

 ladinha que so apparece quando o insecto quer chupar o mel

das flores.
     No thorax estao as seis perninhas. Sao finas, e cada uma

 tern quatro partes.
     As azas ! oh ! que belleza ! Sao quatro: duas maiores e

duas menores. Umas parecem de velludo, outras, de setim.
     Ha borboletas de diversas cores: brancas, amarellas, ver-

 melhas, azues, douradas, etc.
     Eu ja peguei uma azul; era uma belleza, cheia de pintas,

 parecidas corn as das pennas do pavao.
     As borboletas se transformam; dos ovos saem umas larva-

 zinhas que depois viram em chrysallidas. Ficam feias, depen-
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duradas nos muros.  Passados alguns dias, nu'zes e ati'- nni
anno, abre-se o casulo e eis a borbolela voando.

     Ella nao fala, n^rn I'az l»arulho; voa so.
     As borboletas que voain de noile, sao nocturnas. rnas no-

as charnarnos mariposas. Vf-rn procurar a luz das nossas larn-
padas onde se qiieirnarn. (^oiladas !

     Ha rnuitas espccics de liorl»oletas.  Calcularn os -aliios
eni rnais de 200.000. 0 rnaior rnirnero dellas, as rnaiorc- r a-
niais l)onilas vivern na-- regioes da zona lorrida.

     Di/ern <|iie a(|iii no Brasil lia rnais de 600 esprcif-.

NONCES MUiTO SBMPLES SOBRE VE(;ETAES LITEIS

                Varnos Iratar liojc dinn assurnpio do progi-arnin.i
           do 2." anno prirnario, qiu- podera propoi-cionar ao
           professor e aos alinnnos. urna aula rnuito agradav^l.
           desde ([lie aquelle se abslcnha dr fnurnerar a <das-f
           unia inl'iniiladc de vegclars.  As criangas e que de-
           vern rilal-os. calieiido ao professor a lard a dr r.\-
           plicar-lhes a utilidade df cada urn, desde <lUf (js alurn-
           nos o Ignoreni. 0 uso das gravm-as. ('• de grandc pro-
           veito, |)ois el1as. inroiileslavidrnfnir, coiisliturrn po-
           dcrosos I adores do ensino.

     Professor. — Muila allcngao!  Vamos falar liojr do- vr-
a:elaes. Todos sabern o quc »'- nm vfgflal. Quern conliecr urn

vegelal?
     Aliimiio.—Eu conheco, prolcssor.
     A.—Eu larnbern conliego.
     p—Muito bern!  A classf loda, ja sci, coiihcce urn vege-

lal.  Voces sabern (iiif ha rnuitos aniniacs qne .sao Ifi-ozcs ^
vivern no rnato, co.rno a onga, o Icao, eic.  Ha larnbern inuilos

outros que sao rnansinhos e vivern ern nossas casas. ])or
e\t'in))lo. . .
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     A. — 0 galo, o cao.
     P.—Pois bem: assim como os anirnaes, ha vegetaes que

crescem nas matas, como o carvalho, o jequitiba, etc.; ha tam-
bem outros que nascem em nossos quintaes. Voces conhecem
alguns destes?

     A. —A laranjeira, a couve, a roseira. . .
     P.—E' bastante. Todos quietinhos!   Voces ja sabem

tambem que os animaes prestam muitos servigos ao homem.
Hoje ficarao sabendo que os vegetaes tambem nos fazem mui-
tos beneficios. Quero ver si voces serao 'capazes de dizer-me
quaes as utilidades dos vegetaes.

     A. — Os vegetaes servem para a nossa alimentagao.
     A. — Servem para fazer remedies.
     A.—Para empregar-se na construccao de casas, mo-

veis, etc.
     A. — Para enfeites.
     A.—Para dar fructas.
     A.—Para dar f lores.               ®
     A. — Para lenha.
     A.—Para fazer carvao.
     A.—Para fazer bebidas, doces, etc.
     A.—Para fazer os tecidos de nossas roupas.
     P. — Muito bem!. . . Voces estao rindo? Entao nao sabiam

que ha vegetaes donde tiramos os fios corn que fazemos os teci-
dos das roupas que vestimos? Esperem um pouco que voces
hao de ver como isso e verdade. 0 Joao disse que ha vegetaes
que servem para fazer remedies. Olhem •todos para este qua-
dro e verao que os vegetaes que servem para remedies, chamam-
se medicinaes, e temos aqui diversos. Quern e capaz de me dar
o nome duma planta que sirva para remedio?

     A. — Herva-cidreira.
     A. — Laranjeira.
     A. — Limoeiro.
     A. — Hortela.
     A. — Salsaparrilha.
     A. — Sabugueiro.
     A. — Aeriao.
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     A. .-Alho.

      L — Belladona.

     A. — Aronilo.

      1.   A salsa ila praia.

     A. —- Noz-vornica.

     /?. - A rarnorniHa.

      •I.    Ahacaleiro.

     P.—E" baslantc.  Ha iniiilas ouira- ainda. Os rciiis'd .n-

lir;tinos ilas t'oll'.as. rai/.rs, florcs, Iriiflos e rncsrno do caule.

A nox-voiiik'a •'• urna arvorr indiana, islo t''. rresce nas Ind'a-,

pai/ da Asia- c della se lira o Irrrivid vciirno clianiado --

sirvcliniiw.

      0!bein agora para este oulr;> quadro.   Vijiii \fino.- nuiil.i-

Lirvrres i|ii" 110^ llao as niadciras ijiii- einpregamos ciii noss;!-
ra-'a- i.' mov^is: oulras i|ue nos dao ]<llllla. carvao. rif. ' Cada

um de voce- ira dizer-rnf o none durna.

       t. —- Ja;'aranda.

       ?. - Candla.

      A. ^Cedro.

      A. - je'lilik'i.

      A. -  (.alirruva.

      A. - • Pt'roba.

      -(. — [^iirnriro.

      /'.-- Bravo!  '\s nos-as florcslas sao formada-, dc arvorr-

 "i'-'anlescas inn", rorno saljfin. nos l'ol•lle<•(>rn a rnadcira para as
 ~' <"'                       •
 nossas rasas. os moveis, a lenlia iiuc nos da o logo para cozinliar

 o- nossos alirnentos. o carvao, eir. V»'ja'rnos agora csia gravura

 ai|iii. ondf dcparainos corn ])lantas ijiic t'orneci'in rnalcnal para

 a induslria e co'llirneivio.  Leiarn os nonics del las.

       4. —- Algododro.

       L—Pinho.

      .^.—Pileira.

       A. - Jula.

      P. — De-sas planlas. algurnas roinu o algodoeiro, linlio e

 jiila, nos lornei.'ern tecidos jjara as nossas roupas, sarcos. c-lc.
 Da pilcira sani) filjras rorn a- quacs fazfinos c.ordas. ral)eHei-
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 ras, colchoes, almofadas, papel de ernbrulho, etc. Que planta
 e esta aqui, Jose?

      A.—E' urn cafeeiro.
     P. — 0 cafeeiro da umas fructinhas verrnelhas, de cujas

 -ementes, depots de seccas, torradas e reduzidas a p6, fazemos
a bebida que todos nos gostamos, chamada...

     A. — Cafe.
     P. — 0 cafe e a maior fonte de riqueza do E. de S. Paulo

e do Brasil todo. Elle e enviado para quasi todos os paizes
do mundo. E' o nosso ouro-rubro, e delle Ihes falarei noutra
aula. Do cafe tiramos uma substancia medicinal chamada ca-
femn. Leia voce, Luiz, o nome dessas outras plantas.

     A. — Cha da India, mate.
     P- — Das folhas dessas plantas fazemos o cha tao apre-

ciado. 0 mate, que produz muito no Brasil, e exportado para
diversas nagoes.

     Vamos continuar corn a leitura, Luiz.
     '4. — Beterraba, canna de assucar. . .
     P.—Muita attengao! A beterraba e uma planta que tern

ii.ina raiz carnuda, da qual se faz assucar e tambem nos serve
de alirnento. No Brasil, o assucar e feito da canna, que nos da
ainda: garapa, melado e aguardenie. 0 assucar e a aguardente
sao poderosos factores do nosso commercio interno e externo.
Ao norte do Brasil, principalmente no Estado de Pernambuco,
lia grande cullura de canna de assucar e importantisslmos esta-
Ijelecirnentos para a fabricagao do assucar e aguardente. Como

se preparam esses dois elementos valiosos da nossa industria
e eornmercio, voces aprenderao noutra aula.

     Que planta e esta, Pedro?
     A.—E' uma seringueira.
     P. — Eis outra planta importante. Ella cresce muito ao

norte do Brasil, no Acre, Amazonas, etc.; do seu tronco tiramos
um liquido parecido corn o leite, o qual produz a borracha que
serve hoje para a fabricagao de rodas de automoveis, tubes' e
inil outras coisas. A borracha e uma das riquezas do Brasil,
e hei de falar-lhes muito ainda sobre ella. Temos ainda muitas
outras plantas que alern de nos dar alimentos, ainda fornecem
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productos para movimentar e engrandecer o nosso commercio.
Assim, temos ainda: o trigo, que ja e cultivado no Brasil; a ce-
vada, o centeio, o amendoim, a aveia, a mandioca, a batata,
o milho, o feijao, o arroz, etc., que sao todas. muito nulritivas

e negociadas em larga escala.
     Vejamos este outro quadro. Que bello! nao? Quantas H6-

res, tao lindas! Para que servem estas plantas que voces veern

 aqui?
     A. — Para enfeites.
     p_Muito bem!  Ellas enfeitam os nossos jardins, as

 nossas casas, embalsamam o ar corn o seu agradavel perfume,
 fomecem as abelhas o material para a fabricagao do mel, agra-
 dam a nossa vista; emfim, ellas nos sao uteis na vida e tambem
 na morte, pois com'ellas adomamos os tumulos.

      Quern sabe o norne duma planta que produz destas flores?

      A. — Roseira.
      A. — Margarida.
      A. — Hortensia.
      A. — Amor-perfeito.
      A. — Gira-sol.
      A. — Monsenh.or.
      A.—Violeta.
      A. — Sempre-viva.
      p. _ Responderam bem. Ha muitas ainda, mas por em-

 quanto, e bastante as que voces citaram.
      Vejarn este outro quadro.  Aqui estao as arvores que

 produzem. . .
      A. — Fructos.
      p, _ Vamos ver quern sabe o nome duma planta fructifera,

' isto e, que da fructos.
      A.—Laranjeira.
       A. — Pecegueiro.
      A.—Abacateiro.
       A.—Madeira.
       A. — Videira.
       A. — Pereira.
       A. — Goiabeira.
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     A.—Jaboticabeira.
     A. — Marmeleiro.
     A. — Limoeiro.
     A. — Cacaueiro.
     P. — E' bastante. Os fructos produzidos por essas arvo-

res servem para a nossa alimentagao, para doces, bebidas, etc.
0 fructo da videira chama-se. . .

     A. — Uva.
     P. — E da uva se faz o. .
     A.—Vinho.
     P. — Voces conhecem algum doce feito de fructas?
     A. —A goiabada e feita de goiaba.
     A. — A pecegada e feita de pecego.
     A.—A bananada e feita de banana.
     A.—A marmelada e feita de marmelo.
     P.—Muito bem! E bebidas, voces conhecern?
     A.—A limonada e feita de limao.
     A.—A laranjada e feita de laranja.
     A.—A cajuada e feita de caju.
     P. — 0 cacau e o fructo do. . .
     A. — Cacaueiro.
     A. — 0 licor de abacaxi, de pecego, de cacau. . .
     P. — Vejamos esta ultima gravura.  Ella representa as

plantas que cultivamos em nossas hortas, chamadas por isso
hortalicas, e que sao para nos um alimento excellente. Precisa-
mos porem evitar de comel-as cruas, como saladas, pois ellas
sao sempre muito adubadas e nos estercos existe o microbio da
febre typboide, molestia muito perigosa.

     Vamos ver si voces conhecem algumas plantas que nos
sirvam de alimento.

     A. — A couve.
     A. —0 repolho.
     A. — A alface.
     A. — 0 nabo.
     A. — 0 rabanete.
     A. — A cenoura.
     A. — A cebola.
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    A.—O alho.
     A. — 0 agriao.
    A. — 0 pimentao.
     A. — A abobora.
     A. — 0 pepino.
     A. — 0 quiabo.
     A. — 0 arroz.
     A. — 0 feijao.
     A. — 0 milho.
     ^4.— A batata.
     A. — A mandioca.
     p, _ Muito bem! Estou satisfeito.  Vamos terminar a

aula, pois precisamos estudar outra ligao.
     Como voces viram, as plantas nos prestam muitos servigos;

ellas nos sao de grande utilidade. Delias tudo aproveitamos.
Por isso, meus amiguinhos, nao as maltratem, sim? Ellas nas-

cem, alimentam-se, respiram, vivem, sentem e morrem, como
nos. Em nossas escolas, foi instituida a Festa das arvores, para
que as criancas aprendam a cuidar dellas corn verdadeiro amor.



                PEDOLOGIA

          EVOHJ^AO PSYCHICA DA CRIAN^A

                            (HENRI BOUQUET. — Trad.)

                        (Continuacdo)

     Nasce a crianga e, desde os primeiros segundos de sua
 exsitencia, um facto nos chama logo a attengao: — e a sua
 debilidade.

     Costuma-se comparar a crianga dos primeiros mezes a
 urn ammalzinho. Esta nogao e erronea; ella o e no sentido
de qUe a crianga recem-nascida e ainda muito inferior ao
animal nessa mesma edade. Basta ver um pintainho ao sair
 da casca, para comprender quanto o pequenino ser humano
 Ihe e inferior. Essa nudez completa, esses gestos desordenados
 e sem effeito, esses gritos sem relagoes, tudo parece indicar
 um ser dum desenvolvimento psychico elementar, e e ahi que
esta a particularidade intellectual do homem: partindo de tao
 baixo sob o ponto de vista psychico, chega a attingir tao alto,
a um desenvolvimento tal, que nao ha egual no resto da

natureza.
     Posta de lado esta particularidade, e evidente que a psy-

chologia da crianga recem-nascida reside essencialmente em
duas ordens de phenomenos que nao tern relagao corn a intel-
ligencia propriamente dita: instinctos e reflexos.

     Afinal, o recem-nascido e, segundo a expressao feliz de
Virchow, um ser puramente espinhal.

     M. Compayre descreveu perfeitamente o periodo critico da
crianga — o seu nascimento. Basta reflectir em tudo quanto
a sua vinda ao mundo representa de mudangas, para compren-
der.em que estado de inferioridade esse conjunto de modifica-
goes consideraveis e dum modo por extremo precipitado a col-
loca.
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     Sao orgarns que funccionarn pela prirneira vez ou que
funccionam subitamente dum modo diverse; uma respiragao,
uma circulagao, uma hematose, numa palavra, que se realizam
duma rnaneira completamente differente da que antes se dava.

     Sao, sobretudo, sensagoes multiplas e novas que a assal-
tam por toda parte, e este conjunto de mudangas e novidades
fazem della urn" pobre joguete do rnundo exterior brutal e sem
attengao a sua fragilidade.

     E', pois, muito natural que as primeiras manifestagoes
vitaes do recem-nascido sejarn reflexas, isto e, reacgoes meca-
nicas as impressoes exteriores.  Desta especie sao os gritos
 e os movimentos provocados.

     Todos sabemos que o grito da crianga e 0 primeiro modo
pelo qual ella manifesta sua presenga, apenas ao sair do
 organismo materno.  Que este grito seja um reflexo, nao o
 podemos duvidar, e e certo que a consciencia nao tern nenhuma
 parte nesta primeira manifestagao. So o natural sentimenta-
 lismo das rnaes pode fazer-lhes crer que a crianga soffre e
 pelos gritos nos conta a sua dor. Nada e menos exacto. Para
 apoiar nosso raciocinio sobre phenomenos semelhantes, tena-
 mos uma prova irrefutavel no facto citado por Lallemand dum
 anencephalo, isto e, duma crianga sem cerebro, gritar desde
 o seu nascimento como um ser perfeitamente normal.

      Apesar da opiniao corrente, o grito nao e talvez o pri-
 meiro reflexo da crianga, ou pelo menos, pode-se provocar
 outro antes. Foi assim que M. Preyer provocou o reflexo
 da sucgao numa criancinha, collocando a extremidade do dedo
 nos labios della, quando apenas era nascida a cabega. Real-
 mente, todo reflexo pode ser provocado sobre uma parte qual-
 quer da crianga exposta as sensacoes exteriores e, si o grito

 e o primeiro que apparece, e porque nao provocaram outros re-
 flexos ou porque os produzidos passaram despercebidos.

      Quanto ao agente que provoca os primeiros reflexos,
 os gritos ou movimentos e provavel que nao sejam o umco. Os

 contactos, quaesquer que sejam, aos quaes esta exposto o recem-
 nas-cido, fazem parte dum conjunto de excitantes que sao emi-
 nentemente provocadores de reflexos. Pode-se, alem disso,
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 admittir que um dos papeis principaes se deve nesta manifes-
 tagao a acgao da temperatura, si se pensa que o recemnascido
 acostumado ate entao a uma temperatura de 37° no minimo,
 se acha de repente numa temperatura inferior a 10° da que ate
 entao sentira.

      Estas excitagoes vindas do exterior provocam pois como
 primeiros reflexos os gritos e os movimentos. E' inutil insistir
 sobre estes ultimos que sao analogos em natureza aos gritos
 que sao movimentos dum orgam .especial.

      Nao seria menos superfluo admittir que os contactos por
 nos desejados sao tao .susceptiveis de provocal-os como as sen-
 sagoes devidas ao meio. E' uma verdade de raciocinio que
 a s.imples experiencia se encarrega de demonstrar.

      Ao mesmo tempo que os reflexos, apparecem os movi-
 mentos instinctivos, entre os quaes, como se sabe, o primeiro
 e o instincto da sucgao. Realmente, parece bem difficil dis-
 tinguir no acto de mamar, acgao feita pela crianga desde
 os primeiros mementos de sua existencia, a parte que toca
 ao reflexo e a que convem ao instincto. Parece, entretanto,
que este ultimo toma uma parte activa, porque se pode obser-
var.no recem-na&cido movimentos de sucgao no vacuo.

     Entretanto, um pouco mais tarde, ver-se-a este movimento
 renovar-se cada vez que se fizer a crianga retomar a posigao
 na qua! se Ihe deu o seio ou a mamadeira pela primeira vez.

     Nao ha duvida, para continuar uma comparagao esbo-
gada acima, ha um instincto comparavel ao do pintainho que
desde,as primeiras horas apos o sair da casca toma a comida
apresentada mesmo sern ccuntacto ou ate bica o grao de milho
achado.

     Mas nao duvidemos: nesta vida da crianga os reflexos
tomam parte preponderante e a elles se refere a maior parte
das suas manifestagoes.

     Alem destes instinctos e destes reflexos, a crianga se en-
trega ainda durante os primeiros dias a movimentos que nao
parecern estar sob a dependencia nem duns Hem doutros. •
Sao movimentos automaticos sem relacao corn a intensidade

ou mesmo a presenga de excitagoes quaesquer.
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     A crianga collocada no leito em que acaba de na&cer,
agita seus membros dum modo desordenado sem que possamos
ver nisso uma verdadeira reacgao dos agentes exteriores.

     Parece que ahi se da um emprego desordenado de forgas
analogas talvez aos movimentos intra-uterinos que parecem ser
tambem espontaneos. Estes movimentos tornam-se mais amplos
e mais completes pela extensao do espago no qual se produzem.
Em todo caso, seu desregramento indica ainda uma vez que a
parte cerebral do systema nervoso nao toma nenhuma parte na
vida psychica do recem-nascido durante as horas que sei seguem
apos a sua entrada no mundo.

                                             (Continua.)
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LICOES DE COISAS

fA ESPONJA
J-Professor. — Aqui esta um objecto rnuito nosso conhecido,

(.mas si eu Ihes pergunlar: e animal, planta ou pedra — que
|me responderao voces ?
tAlumno.--Eu ac-bo que (oda pedra e dura: a espoma

|"endo rnolle, nao e pedra.
',;P- — Boa resposta !

        A. — Mas, ser a esponja animal ou ser planta, e tarnl)em

    exquisite.
        P.—Pois fiquern voces sabendo que a esponja e um.

    animal.
I,^- — Que animal curioso !
Itp- ~por mu]to ^'"PO, os sabios nao puderam classi-
^tical-a, ate que afinal ella entrou para a ultima classe dos
?ammaes, justamenie denorninada anirnaes-plantas, porque ah;
^se estabelece urna certa transigao entre as plantas e os animaes.
fA-—Onde vivem as esponjas ?
 :^-P.—Vivem no mar, crescem nos rochedos, no lodo
^espesso e, algumas vezes, sobre outros anirnaes.
 ;'.•^- — Em lodos os' mares ha esponjas?
^„ p- , As ^P0^ grosseiras vivem nos mares duentes, no
^Golfo do Mexico, no Mar Vermelho, etc. Vejam aqui o

    mappa. Onde fica o Golfo do Mexico ?
|^•—Na ^erica do Norte, ao sul dos Estados Unidos
y,P.—Eo Mar Vermelho ?
^A.—Entre a Africa e a Asia.
hp- ~~ As ^P0"!^ mais finas vivem nas aguas temperadas
i,sendo abundantes no Mediterraneo; porem as rnais estimadas

^crescern na costa da Syria e da Grecia.
 ^A.— Onde fica a ^ Syria ?
I, p•~v&^ parte datrrur^ Asiatica. E vejam a Grecia,

I'onde fica ? • '
r:A.—E' um paiz da Europa.
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     A. — E o Mar Mediterraneo ?
     A. — Fica ao sul da Europa.
     A.—Como as esponjas vem de longe !
     A. - - Como e que a esponja se alimenta ?
     P. — A agua penetra-lhes pelos poros, levando os ali-

mentos que sao absorvidos pelas cellulas, e depois sae pelos
maiores orificios ou buracos. Estes orificios sao verdadeiros
canaes em que bichinhos pequeninos e insignificantes molluscos
acham bom para morar.

     A.—Que animaes exquisitos!
     P. — Sim.   Bern exquisites.   E ainda podemos ficar

sabendo que apresentarn no exterior uma fina pellicula,
e que entre os poros e os canaes ha uma substancia gelatinosa,
constituindo a materia-viva da esponja.

     A.—E como se obtern a esponja?
     P. — Algurnas vezes as colheitas sao feitas por rneio de

tridentes ou forcados de ferro, cujos denies afiados descern ao
longo dos rochedos onde vivern as esponjas, as quaes urna vez
desprendidaa vem boiar a tona da agua. Nao e o melhor pro-
cesso, porque se estragarn l)astanle e ate sao vendidas a pregos
baixos.

     A. - - E qua! o outro rneio ?
     P. - Para apanhal-as corn cuidado, descern os rnergullia-

dores, rnunidos dum apparelho proprio desprendem-n-as. cor-
 tando-lhes a base estreita, que e bem dura.

     A. — Assirn que saem do mar, ja podem ser vendidas ?
     P.—Nao; e precise primeiro retirar a pellicula, depois

esprernel-as be'm para tirar-lhes a materia gelatinosa; emfim,
 laval-as bern.  Para tornal-as claras, usa-se do chloro.

     A. — Que e o chloro ?
     P. — E' um corpo que produz gazes fortes e penetrantes.
     A. — Como e elle usado para limpar as esponjas ?
     P. — Misturado o chloro corn o hydrogeneo, obtern-se um

 acido, que, dissolvido na agua,.e assim empregado.
      A. — Nao se poderia arranjar um meio de criar esponjas ?
     P. — Pelo rnenos ate hoje nada li sobre isso. Na Florida.

 uma peninsula que esta no Golfo do Mexico, estabeleceram vi-
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veiros para conservar as esponjas. Esses viveiros sao verda-
deiros cercados de pau a pique, onde se conservam as esponjas
pescadas, ate serem retiradas para a indispensavel limpeza
antes da venda.

               AMOREIRA E BICHO DA SEDA

     Professor. — Como voces gostam de decorar certas sen-
 tengas. vou Ihes dar duas. Copiem do quadro negro o que eu
escrevi: — "Corn tempo e paciencia a folha da amoreira se
 transforma em setim." "A lagarta do bicho da seda trabalha
como come."

     A. — E' preciso passar um trago embaixo dessas palavras?
     P- — Nao. Eu apenas quiz marcar o assumpto de nossa

ligao de hoje.
     A. — E por isso que em cima da mesa estao um galho da

amoreira, duas borboletas feias e uns pelotes compridinhos
corn forma de ovos amarellinhos?

     P- — E\ sim, meu curioso.  Isto vae nos servir para a

nossa 'eon versa.
     4. — Eu gosto inuito de ainoras; nao me admira que o

Incho da seda tambem as aprecie.
     P. — Mas nao e a fructa o que elle come; apenas se regala

corn as folhas.
     ^-—Pois pode comel-as a vontade; o anno inteiro as

amoreiras estao carregadas de folhas.
     P- — Voce diz bem. Aqui nao acontece o que se da nos

paizes trios, em que as arvores ficam, durante o inverno, sem
uma folha siquer. Sabem voces como podemos obter muitos
pes de amoreira?

     A.—Por meio de mudas, nao e?
     P. — Sim, esses pedacos de ramos maduros, que se cha-

mam mudas de estacas, sao enterrados na terra e dao nova
planla.

     Ha ainda outros meios: a sememe (pouco usada) a mer-
gulhia e a enxertia.
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     A —Que e mergulhia? Corno se faz?
     P —Inclinam-se os galhos ate o solo; ficam umas partes

desses galhos enterradas, ate produzirem raizes.  Separados,
ou cortados da planta-mae, podern viver e obtern-se assim novas

mudas, novas planlas de arnoreira.
     A. — E a enxertia?
     P —E' urn modo de fazer'urna planLa crescer noutra, por

exempio urna roseira verrnelha crescer nurna roseira branca;
uma laranjeira doce nurna azeda.   Porem disso trataremos
numa ligao a parte... Durante muito tempo, todos pensaram
 que era preciso enxerlar as arnoreiras, porque, diziarn, so ^a
 Loreira branca enxertada, era a rnelbor para a alimernagao

 do bicho da seda.
      4 — E nao e assirn?
      p —Nao   Depois de rnuiias experiencias, acharam ate

 que a 'amoreira rustica apresenta as melhores folhas ao b.cho

 da secla. fazendo-o produzir a melhor &eda.
      A.—\ arnoreira cresce bern ern loda parte, nao e rnesmo.
      p'—Cresce admiravelmente em todo o nosso Estado e

 sua vegelagao permitte conseguir-se da planta abundante folha-

 eem e por rnuiios mezes do anno.
      A — Em nossa fazenda ha cercas feilas de arnoreira.

      p —Esplendida idea! Essas cercas sao eternas, servern
 de abrigo contra o vento e ainda dao sornbra nos grandes

 calores.
      A.—Em nossa fazenda as folhas da arnoreira sao corni-

  das pelas vaccas leiteiras.                                  .
      p — A respeilo da arnoreira so me resta dizer que devido

  ao nosso clima, fomecendo a planta folhas durante o anno m-
  teiro, facilita a criagao do bicho da seda.

       Voces ja viram um bicho da seda? Nao pude obter nern

  um vivo; trouxe-lhes este quadrozinho.

       ^ — Que animal feio!
       ^__parece um bicho cabelludo!

       P — Faz parte dos in&ectos.
       4 —Corno a rnosca, a aranha, a forrniga, a borboleta

       A.—E essa borboleta, essa rnariposa sern graga, que e.
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     P. — E' quern poe os ovos, que tambem se chamam

senientes.
     A.—Sementes! Sementes de que?
     P. — Da lagarta, do bicho da seda.

     A. — Que interessante!
     P. — Sao tres coisas, como estao vendo, que se notam aqui:

a lagarta, o casulo e a borboleta.
     A.—Que e o casulo?

     P.—E' esta capsula amarellada, que constitue justamente
a seda.

     A.—Quanto tempo leva para o bicho se transformar?

     P. — Trinta e um dias, mais ou menos, e o tempo neces-
sario para o bicho sair do ovo e obtermos o casulo, que e
donde extraimos os fios para fabricar os tecidos de seda.

     A.—E' muito difficil a criagao do bicho da seda?

     P.—Nao; entretanto, ha urn adagio, uma maxima, que
diz: — "Quern e preguigoso nao cria bicbo da seda."

     /(.—Nao e preciso logares especiaes?
     P. — E\ sirn. 0 logar proprio para essa criagao, cha-

ma-se sirgaria. Sera 'born que fique o mais perto possivel da
plantagao da amoreira. Deve ainda ser um logar enxuto, bem
abrigado, silencioso, sern maus cheiros e de facil arejamento
e asseio.

     A.—0 senhor quer nos contar o que se faz na sirgaria
ate o casulo ser vendido?

     P. — Urna vez obtidos os ovos ou as semeiites, trata-se de
chocal-os. Ha varies processos, sendo o da estufa apropriada
o mais vantajoso. Assim que as lagartinhas apparecem, e
precise dar-lhes de comer.

     A.—As folhas da amoreira?
     P. — Sim, porem as mais novas.  Para facilitar-lbes a

alimentagao, picam-se as folhas, bem miudmhas. Durante o
crescimento, as lagartas muda-m, de roupa e dormem quatro
vezes. Imaginem que, ao nascer, ellas medem 2 millimetros,
e quando chegam ao ponto de fiar, augmentaram 30 vezes o seu
comprimento!
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     Quando chegam a esse ponto — o de fiar ou tecer o casulo,

e precise preparar-lhes o bosque, ramos seccos, porque a lagarta
pro™ trepar, afim de se dedicar ao seu trabalho.

     Assim que os casulos estiverern concmidos, o sencicultor
tratara de vendel-os logo, para nao succeder vel-os perfurados

pelas borboletas.
     A. — Todas as sementes dao boas lagartas e todas as la-

gartas produzem bons casulos?
     p.—Nao; dahi o cuidado de matar sem do as lagartas

 molles^ doentias, para nao contammarem as boas, as sas.
     A —E quando apparecem as borboletas?
     P.'—Ja falei disso. No fim dum certo tempo, turam-

 se os casulos e apparecem as borboletas.
      A.—])onde veiu esse bicho tao feio e tao util.'1
      P — Da China. Ha muitos annos, D. Pedro II tentou in-

 troduzir a sericicultura no Brasil, mas so mesmo em nossos dias

 vae-se tornando conhecida e vae-se augmentando.
      A.—mo ha em Campinas um grande instituto de sen-

 cicultura?                                        i  • •     1
      p_ _ Ha sim, e esse institute propoe-se a adquinr qual-

 quer porgao de casulos.
      A.—Valera a pena tratar dessa criagao?
      P'—Ern media, 30 grammas de ovos dao um numero tal

 de lagartas que, sem exagero, produzem 60 kilos de casulos.

  Conforme o prego do kilo de seda, pode-se avaliar si essa cna-

  gao da ou nao resultado satisfactorio.
       A.—\ou contar isso tudo aos meus conhecidos. Quern

  sabe si algum delles tratara dessa criagao?
       P — 0 que seria de grande vantagem. Feliz sera nosso

  Estado, si diminuir a importagao de seda, que sobe a quantias

  respeitaveis.                                              „   ,
       A.—Mas, onde poderiamos obter ovos e explicagoes bem

  claras, para essa criagao?             .
       p _ Voces ainda ignoram?   Tudo quanto se relere a

  m^s-'ia, cri.cao, etc., etc., e na Secretaria da Agncultura,
  que fomece'os melhores dados e as melhores explicagoes.

       A.—E e facil obter?
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     P. — Cerlarnentc, pois si o rnaior desejo do Spi'retario e
sens aiixiliares e verern o Estado progredir. e i]iial o meio, sinao
favorecendo os conhecMnenios para a ctillura, criacao. indus-
tria. i-tc.?

      (Em orna da mesa estarao: um sapato. pedago- de couro

para solas e couro mai? fino. alein doutros. objeclos feitos de

con ro.)

      Professor. — Li urna vez a historia durn rapazinlio cuja

roupa cornegou a falar, e cada pega conlon-lhp toda a sua vida.

      Alumno. — Que intercssanic!

     P. — I'tileressainc. mesmo. Vao ver. Assiiii. o seu paleto

 disse-llie que havia crescido nas costas dc alvo carneirinho: a

 sua gravata veiu duns fios que uns bichos exquisites linliarn

 fabricado, depois de haverem comido muitas follias de amo-

 reira: pens botoes dourados vieram das profundezas duma

escu;\1; in ina. cic.

     Nao gostanam voce?, que os sens sapatos lambein Ilie-

contassprn a sua historia.

     .'?.   Flips nao falarn: nada nos podern contar.

     .'".    Kniao, en terei de falar por elles. Mas antes, quero

Ibcs moslrar unia nossa velha arniga.   (Mostra a classe urn

quadro rcpi-esentando urna vacca.) Que e que a vac •a nos da?

     .•;.-   I.eite.

      A.   Queijo.

     A. -  Manteiga':'

     P.   Todas essas coisas tuo apreciadas, tao uteis quc j..i

estudarno.s bern. (Mostra entao a classe a sola do sapato e o

couro para solas.)

     Esle couro parece corn o couro da vacca?

     A. —• Nao. 0 couro da vacca tern pellos e este nao tern.

     P. — Os pellos foram tirades e a pelle teve de ser limpa:

depois posta de rnolho, e depois enxuta, antes que tomasse esta
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apparencia. Mas e um pedago de couro de vacca, per isso agra-
degamos a vacca este born couro grosso, que ella nos fornece

para as solas dos nossos calgados.
     A.—Mas, si o sapato do Alberto estivesse falando. elle

djria: "Eu nao sou feito do couro grosso da vacca."
     p_De facto, podemos ver como o couro da parte supe-

rior deste sapato, e muito mais fino que o da sola.

     A.—Nos meus sapalos tambem e.
     p._Este couro rnais fino e rnais apropriado a parte su-

 perior dos calgados. Que couro sera?

     A. — De bezerro.
     p. _ Sim, bezerros, cordeiros, cabras e cabritos, nos for-

 necem os couros finos. Pos isso precisamos tambem agradecer

 a esses animaes o couro que nos fornecem.
      A. —Nao sao os sapateiros que preparam os couros, nao?
     p._Nao; sa.o os cortidores, e o logar onde se prepara

 charna-se coriume. Supponharnos que vamos visitar um cor-
 tume. Si as pelles estao seccas, trata-se de amollecel-as na agua.
 0 prirneiro trabalho consiste em arrancar os pellos e deve ser
 Feito de modo a nao estragar as pelles. Para este fim, e preciso
 pol-as a fermentar. Corn a fermentagao os poros dilatam-se^e
 basta raspal-as para sairem corn facilidade os pellos. E' entao

 que se precede a cortidura.
      A.—Que e cortidura?
      p. _ E' a preparagao do couro. para evilar que elle apo-

 idrega, que se decomponha.
      A. —E como se faz?
      p. _ Si puzermos de molho, durante alguns dias, a casca

  do carvalho secca e moida, a agua toma uma cor escura e um
  gosto azedo, porque essa casca tern urna substancia que e o

  tanino.
       A,—E' so a casca do carvalho que tern o tanrno?
      p. _ 0 tanino encontra-se em muitas plantas: ora nas

  fructas, ora na casca, ora na raiz, e as vezes ate nas flores. A
  massaranduba, a cangerana, o canudo, a copahyba, o peito de
  pomba, o jacare, o mangue, etc., sao arvores nossas, ricas em

  tanino.
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     0 tanino tern a propriedade de se unir a rnateria das
pelles. e penetrando nellas rnuda-Uies o tecido, a textura, A
pelle endurece, nao apodrece; e couro. Quanto mais cornpleta
for a acgao do tanino sobre o couro, rnelhor sera a sua qua-
lidade. Os depositos onde se poem as pelles. para tomar o
tanino, charnarn-se covoes.

     Quando se quer que o couro fique forte, para solas, e pre-
ciso deixal-o nos covoes uns nove rnezes, renovando o tanrno
tres ou quatro vezs. As pelles finas sao cortida.s ern tres ou

quatro rnezes.
     Quando saern dos covoes, as pelles devern ser postas u

-eccar. Os couros duros, sao entao batidos corn martellos pe-
sados e as vezes passados em cylindros movidos a vapor ou a
electricidade que os cornprirnern e lornarn cornpactos e resis-

lentes. 0 couro grosso esta prompto.
      A. — E o fino?
     P. — Nelle e precise outras operagoes para tornal-o bem

liso e niacio. A's vezes abrern-n-o ern duas partes. E' depois
hurnedecido, raspado, untado corn sebo e oleo de peixe. Frnal-
 mente, ennegrece-se o couro corn uma camada de cera gordu-
rosa. da-se-lhe brilho, e esta prompto. As pelles muilo finas sao
cortidas corn pedra-hume em vez de tanino.

      A. — E as camurgas tambern sao feitas assim?
     P. — Mais ou menos. Sao as camurgas pelles muito flexi-

veis, (.•mpregadas para limpar metaes, para fazer carteiras, lu-
va-, sapatos, etc. A cortidura destas pelles e feita impregnando-as
 de oleo de peixe. Da-se a superficie o aspecto felpudo raspan-
 do-as. Antigamente a camurga era feita da pelle dum animal
 desse mesmo nome. Hoje, nao: o veado, a cabra, o carneiro,

subslituem a camurga.
      A. - -E o couro envernizado?
      P. — 0 couro envernizado leva um preparado ern que

entra oleo de linhaga. Quando o couro esta secco, applica-se-lhe

 uma camada de vemiz.
     Mas, sera so para os nossos calgados que usamo? o couro?

 <^)ue objectos conhecem voces, que podem ser feitos de couro ?
      A. — Bolas de foot-ball. '               ,
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    A.—Malas grandes e pequenas.
    A. — Petecas.
    A. — Correias.
    A. — Arreios.
     A. — Sellins.
     A.—Capas de livros.
     A. — Carteiras.
     A. — Bolsas de collegiaes.

     A. — Pastas.
     A.—O forro dos chapeos de feltro leva uma guarnicao

de couro.
     A. — 0 estofo dalgumas mobilias.
    p. _ Vejam quanta coisa feita de couro! Quanto devemos

a esses animaes, que nol-o fornecem. . . e a quern mais ?
     A.—Em primeiro logar, aos criadores dos animaes.

     A.—E aos cortidores.
     A. — E aos sapateiros, selleiros. . .
     p. _ Emfim, todos esses, que, corn o suor do seu trabalbo,

concorrem para o nosso bem-estar, nao e verdade ?

     A. — E', sim, senhor.
     A.—Abengoado seja o trabalho !

                      AS MADE1RAS

     Professor. — Que barulho sera esse que ouvimos, quando
saimos ao recreio? Parece ser alguma machina a trabalhar.

     Alumno.—E' uma grande serraria que ha nesta outra

rua, logo virando a esquina.
     p _ E o que sera que levam serrando ali todo o dia?
     A. — Fazem taboas duns grandes toros de madeira.

     P, — E para que serao as taboas?

     A. — Para fazer moveis.
     A. — Para as construcgoes de casas.
     P. — E as carleiras da*esoola, nao sao de madeira?
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     A. — Sao, sim.   As carteiras da nossa classe sao de
canella.                          ''

     P. — Ja vejo que sabem a importancia das madeiras nas
construcgoes e na fabricagao de moveis. Vamos agora dar uma
licao, quasi como aquelle brinquedo que voces conhecem, cha-
mado: "Que pau e este?"

     A.—Que bom! Eu gosto muito dessas ligoes!
     P.—A nossa ligao-brinquedo e assim: cada menino vae

eacolher uma madeira para nos dizer tudo o que sabe a seu res-
peito. Vamos comegar pelo Antonio, que conhece a canella.

     A.—A canella serve para mobilias, taboas de soalhos,

portas. . .
     P. — Ha diversas especies de canella. Agora, voce, Ar-

lindo, que madeira escolhe?
     A.—A imbuia. E' madeira muito apreciada na fa-

bricagao de moveis.
     P. — 0 Parana e o Estado feliz que produz muita imbuia,

E' madeira bellissima e se presta muito ao envemizamento.
     Arthur, que outra madeira notavel vem do- Parana?
     A. — 0 pinho, tao usado para caixoes e caixotes.
     P. — A araucaria brasiliensis ou pinho do Parana, e uma

arvore cuja madei,ra de cor branco-amarellada, resistente e leve..
e empregada na ma-rcenaria, na fabricagao de caixas e barris;
fomece mastros e vergas para navios; 0 valor da sua exporta-
gao media e de tres a quatro mil contos de reis por anno.

     E voce, Armando, que madeira conhece?
     A. — A caviuna, empregada em obras de resistencia. Da

postes e vigas. Tambem e afamada para mobilias.
     P. — E' empregada a caviuna na fabricagao de pianos,

Esta madeira, exposta ao ar, torna-se cada vez mais escura.
     Vamos ver qual e a madeira do Alvaro?
     A. — Eu quero o jequitibd. Elle da taboas para forro,

 esquadrias, caixas, canoas, etc.
     P. — E' a maior das arvores paulistas e lima das maiores

 do mundo. Encontram-'se exemplares corn o tronco de mais
 de 20 metres de diarnetro.

     A.--EU. vi em Campinas um bosque de jequitibds.
     P. — E que lindo que e, nao?

?.•>.'..'...•..-' '.-' -..<'.''I;.;^



  (>1|                                 1;1-;\ I- I \  l:Si 01,\1;

      A.- K" v.'rdadr'.. . .

      P.—. \HOI\( vocf. \ndn"'. r-rollia a sua madi-ir.i.

      i.    \ jirriilin. nsada pa r;i -oallio-. niailciranicnio-. dor-

•tH'nlfs dr cslrada- dr Irrro. i'lr.

      i'. — Ciiiisliliirni a- iirnilms, |irla -na rrsistciicia e abun-

dancia rill no—a- llorcsia-. 11111.1 da- grandes rii|Ui-/,;is do nosso

Eslado.

      \ anio.' \t"'r i|ii;il i'' a inadrira do Vrlinrlo?

      A.- 0 iitniniilid ilf i|iir -•• lazcin a- cslafa-. dr r<.-n.'a-.

 •-li.'ios. lra\r.s d(^ poiik-s. rlr.

      P.    E' iiKiileir.t 11111 ilo I'orlr c dcvr -i"'r -cniprc rmprpnada

ii.irlida c nmilo -rrca para dnrar 111.11-.

      K \orr. Vuguslo'.''

      ./.    l\u y:oslo inuilo ilo jtifiiriiinlti.  (.011111 -.ao Ijomlas a-

.loria- ill- jiiciii'iiinld!   Tanilx'iii lia inovris dr itic<innn{d.

      I'.  - 1';' inna niiidrira j)rrriosa aproveitada ))ara a inan^-

naria df luxo.  A"- \r/.i"s. i[iiando nao ^ ])i'Mlr Irr uni movi'-i

linlo ilr jiicuriiinld. i-osliima-sr rr\ c-lil-o dfssa inailrira.

       \gora. <'• sua \c/. Mcidr-.

       (_— ^u roiilicro a rii lircum.  Co.iii rsia niailnra l.a/^m-M:-

;novfis. caiTogas. viga-. (.•steios. |ir,inrlioi's.   \ r.-rada intrrna

dr cas;i e de (•(il>ri'ur<i.  '1'anilirin o- ralio- das I rrraiiieiita- ilos

rarpinlciros sao lie (•<tlireiiru.

      P. - K" unia ila- niai.s |)rrriosa- r rc-islriilc.- niadrira-. r

 policas a egualam rill niirnero ile li-o- ipir trm.  !'. . |ior (•xrcl-

 ii-ncia. a madrira das roiistrurcor- iiavar-. livilraii lir<i- r rivi-.

      Vocf"'. Alfrfilo, rsrollia.

      .•^.--Eu nao <-oiiliei,;.o niais iii.idi-ira-.

      P.—Ainda lia rnuita.s iiiadrira-. l.ilvr/ nn-iio- ronlicrnia,-.

 ;IKIS nern ])or isso meiios utei-.

      0 rin/iaJK-n. para (;onilrii<-cors navar-. nioliilia-- <!>• luxo.

 !;il»oas de forro, toruo c esquadria.

      0 pitii-lirnsil <liii.\ coino vo<'t"'.- salx-in. <'• riiiprrgailo na li!i-

 rurarla. larnbem e ii.sado na inan-riiaria. loriio. i4<'.

       •\ iinlura que i'" uma madrira ilr ror !»ranca. lil)ra- linjs.

 ('• ernpregada em cdixas. E' nniilo l)oa |i,.u-,.'i iintiirliota- dr de^e-

 ;ibistas r pintores. por -r-r niuilo !<'vr.
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     0 ipe de que ha nmitas \ariedad<-s, e empivgado na carro-
c'aria. lanoaria; como csle.ios, posies c dor'rncntes.

      \ itinnilioqueii'fi. para o [abrico de caixolfs e palitos di-
phos))hi.>ros.

     0 (•edro-rnsd^ rnuilo (•oiiiniuin n'.i nosso I'Z-lado. Serve nj
rnarccnaria, rarrogaria e lorno.  Da posies, vigas. caixas para
(.•harulos. vpnezianas, ranoas. (MC.

     A nnicirn, qiie da donnentes e csleios iim" durani {SO aiiiio-'.
     0 Brasil ('• iiicontfslavednien[f o |)aiz i|iie possue o rnaiol

nurnero e as inais preciosas rnadfiras. lanio ])ara (•onsLrucgdf-
civis rorno navacs, [)ara inovris e arlelarlos variados.

     I ''m naliiralisia iraiK-ez eiicoiilri1!! nuina area de 75 hecta-
res, 117 espfcies df diversas rnadciras preciosas!

     Fni Irrs rx))osigoes iiniversafs loi o Brasil reconliecido i
pai/, mais rico eni madeiras de conslrucgao.

     Infelizm^nie a lalla df esludos econoniicos i1 a niii orga-
nizagao cornrnercial, faze'rn ainda continual' ern quasi al»andonL
essa iiossa rnorrnc rii|ui'za nacional.

     Professor.—Quern lroii\f para a nos-a Ik-ao de bojc a-
amo-Ira^ i|in' prdi?

     A. — Sernentes de •niainona. nao e?
     A.— Papae e empregado na Sfrrflaria ila Agririillura. i

en la lui pedir (-'stas sementes.
     .I.—Hi! conio, sao exquisitas!  Pai\"cern rarrapalos.
     P. — Filpif voi'P salx'ndo i|ur a rnainonrira ('' tanilirin ('11:1-

inada currnjinleirn, riciiio. c fia^nd C.hrisI].
     A. — Sao essas st'meiilcs i|iif dao i, oico dr ricino?
      •?.— (.orno esse oleo e rniml
     /•*.—l^i^a anics — e inii saiilo rcnu'dio.  \'enliain ver a-

\tinas ^speries d^ sfinenlcs.
      1. — QIK' M'i'mellias. l»onilas!

      A.— K-las sao rajadinlias. roni 11111 liindo ror dr azcitona.
      A. - F.slas sao )iardas.
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     p. _.A cor da sememe varia, conforme a especie da planta,
 •r bem que no rnei.mo pe a cor d.-s bagas passa do torn mais es-

•.curo ao mais claro.
     A.—A mamoneira nao cre&ce a toa?
     A.—Nao e originaria daqui mesmo?
     p _ Nao. Passa por ser da Asia e da Africa. Entre-

•lanto, acclimalou-se tao bem entre nos, que desde o Para ate ao
 Rio Grande do Sul, se encontra a mamoneira, espontanea ou

.em cullura.
      A. — Eu nunca vi uma rnarnoneira.  E' bonita, e alta,

 <iura muito?
      p. _ E' urna planLa bonita; algumas vezes attinge ate nove

 metre- de altura; outras vezes nao chega a um metro. Algumas
 sao herbaceas; outras, lenhosas; estas duram alguns annos. Ha
 ate algurnas mamoneiras cultivadas corno plantas de jardim,

 dando flores roxas ou bronzeadas.
      A.—Ha muitas especies de rnamoneiras?
      p._Sim, e as mais rendosas sao: 1.° a vermelha; 2.° a

 verde; 3." a cornmum pequena; e ern 4." logar, a commum

 sraude.
      A.—Todas ellas fornecem muito oleo?
      p. _ A que rnais fornece, em nosso Estado, e a mamo-

 neira cornmurn pequena, produzindo urn oleo muito fmo.
      Convem notar, entretanto, o seguinte: a especie que produz

  mais oleo num logar, nao o faz do mesmo modo noutra parte.
       A.—E' facil a cultura dessa planta?
      p. — Muito, pois si cresce ate sem trato! E' pena que nao

  -e cuide rnais dessa plantacao, quando as fabricas se resentem

  Ja falta de sementes.
       A.—E a marnoneira da logo?
       p._Varia rnuito; depende da especie do solo e da

  rullura. '                  ^
       A.—E' verdade que o cheiro da mamoneira toca os

  rnsectos?
       P. — Essa crenga ja desappareceu, e e sabido que alguns

  msectos Ihe sao bem nocivos. Por exempio, a lagarta da man-

  ilioca. a ataca bern.
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     A. — Para que serve o oleo da mamoneira? E' so para
 remedio?

     P.—Nao; e um hibrificante excellente. Saibam que lu-
 brificar quer dizer: humedecer, tornar liso.

     Esse oleo e empregado na tintuararia, misturado aos pos
 coloridos.

     Mas, voces nao sabem mais alguma coisa a respeito desse
 oleo?

     A. — Eu ouvi dizer que elle entra numa mistura para fa-
 zer sabao.

     P. — Da um sabao branco transparente, bem soluvel na
agua, misturando-se a frio 8 partes de oleo corn 2 de potassa
caustica dissolvida em 2 partes de agua.

     A.—Em nossa fazenda esse oleo e utilizado na illurni-
nagao; da uma luz branca e nao produz fumaga.

     A. — Eu sei que as folhas da mamoneira servern de ali-
mento as vaccas leiteiras, porque augmentam o leite.

     A. — 0 resto que fica das fructas, depois de extraido o
oleo, serve de adubo.

     P. — Vao ficar sabendo tambem que das hastes da mamo-
neira se obtem optimas fibras.

     A. — Para fazer tecidos?
     P.—Sim; tecidos grosseiros, e tambem para o fabrico

de redes, cordoalha e ate para fazer papel.
     A.—E eu que ja estava'me enjoando, ao pensar que a

mamoneira so dava o oleo de ricino! Agora, quando crescer,
vou tratar dessa plantagao tao util.

     P- — Acceite os meus parabens. Nada me satisfaz tanto,
como saber que meus alumnos pretendem trabalhar para o me-
Ihoramento da nossa industria.

     A. — Mas, em S. Paulo fabrica-se muito oleo?
     P. — Em 1919 dizia-se que em S. Paulo havia uma media

annual de 5000 latas de 18 kilos cada uma.
     A. — Eu ja estou tao interessado por esse vegetal, que que-

ria saber como se o planta?.
     P. — Em covetas, tendo de uma a outra a menor distancia

de ],m80 a 2 metres em todos os sentidos.
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     A. — Da depressa?
     p, — Algumas rnarnoneiras, no fim de 5 a 6 mezes, ja apre-

sentam os cachos maduros, e outras sornente ao cabo de 8, 9

e 10 rnezes.
     A.—E a colhe'ila e facil?
     P. — Sim, e feita a colheita expoem-se os fructos ao sol.

Si as bagas nao se abrem. facilmente, usa-se o malho ou man-

goal leve.
     A.—Da muilo resullado a rnamoneira?
     P.—Ja disse, mas repilo: depende da especie, da lerra

 e do modo de cultival-a.
     0 que nao rest.a duvida e que o oleo de inarnona e urn

 producto precioso.

                    CARVAO VEGETAL

     Alumno —Antonio disse que esse carvao que se compra
nos arrnazens, aos saccos, e. como o carvao de pedra, encontrado

nas minas.
     Professor. — Nao. A esse chamamos carvao vegetal ou

 carvdo de lenlia.
      A,—Porque e assirn chamado?
      p _ Porque e feito pela combustao, islo e, queima de ve-

 o-etaes, troncos e ramos de arvores.
      Reparernos nestes dois pedacos de carvao.   (Mosira a

 classe um peclago de carvao de pedra e urn peclago de carvao

 vegetal.)
      A.—Este e de urn prelo brilhante.
      A,_E este outro e de um preto fosco.
      p __ 0 brilhante e o carvao de pedra, que esta corn etieiio

 petrificado. 0 fosco e o carvao vegetal. Pode-se l)ern percel)er

 que foi Ironco de arvore.
      A.—Qualquer lenha da carvao?
      p. _ ^ao. E' preciso que seja lenha dura e cornpacla. le-

• nha .|ue se queirne lenlarnente. 0 carvalho e o castanheiro dao
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   bom^carvao. Mas nos temos uma rnadeira exceHenIe para

  rarvao: e o jacnre.

       A. — Como e fpito o carvao?

       ^.—Corta-se a maddra em pedagos. Collocarn-se ,-.i,-

  ^n rnomes as vezes rectangulares. a. vezes circulares, enco-f,-
  do? ,ins pedagos aos outros, deixando entre dies, de v,-z ern

  quando, pequenas dislancias para introducgao do ar   S,-,. o-

  vent.ladores. Quando o monte e circular, tern no centre ,„„.

  chain me.  Cobrern-se <;s montes '•om terra e (az-sp-lhes fo"o

  [x'la parte inferior.                        '                  0

      't- — E esta prompto?

      P. — 0 trabalbo do carvoeiro esta quai.; proinpto. \ lenlia

  vae-se quejmando lentamente durante alsuns dias. No fim des-^

  l^mpo o carvoen-o afasta a lerra. e rorn uma vara abre o rnont.

  •;e carvao para o apagar. Esta prornpio o .arvao vegetal ,,u.
 c- um bom cornbustivel, pois nao produz niLnta furnaga.    '

      A.—Mas custa a accender.

      P. — Sim, mas uma vez acceso, da muito calor e dura

 rnui to tempo.
      ^- — E' bom tambern por ser barato.

      P.—Vejam quantas vantagens!

      A.— Nao produz famaga. da muito calor, dura muilo

 lempo e e barato.

      P. — Sirn; lem ludo isso de bom; mas e preciso ler no s^u

 "so murto cu.dado. Sabc.m porque? 0 carvao vegetal, quando

 ^ta sendo queimado, produz um gaz chamado oxvdo de car-

 ^no, que e extremamente venenoso.   Da dores "de cab.ca

 ^useas, etc.  Uma certa quanlidade desse gaz basta para

 rnatar uma pessoa.

     A.—E como e que nos queimamos sempre carvao la ,.m

'•a.sa e nada soffremos?

    P. — E' porque sua mae lern sernpre o cuidado de conservar

"rna jane la ou porta aberta; emfim, uma renovagao de ar no
logar onde o carvao esta ern combustao.

     A.—Ah! isso ella faz .mesmo.

     P-—^ esludamos o carvao vegetal, corno combustivel

pSta? para quelmar nos fogoes' ^reiros e ferros, que elle
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     A _ (?)
     P' — Quando levemente carbonizado, delle se utilizam os

desenhislas, servindo-lhes de lapis.  Ainda entra, reduzido a
p6 e misturado corn enxofre e salitre, na fabncagao da polvora.

                          0 SAL

     Professor— Porque e que voce esta tomando tanta agua,
Alberto? Comeu voce, ao almogo, alguma coisa salgada?

     Alumno.—Comi, sim, senhor.
     p. _ Entao, va tomar agua e depots venha nos contar o que

e o sal.                                      .
     A.—0 sal e um tempero que se poe na comida.
     p. — Que cor tern elle?
     A.—E' branco, principalmente quando em p6.
     p. _ E quando se poe o sal na agua ou na saliva, o que

 acontece?
     A.—Derrete-se.
     P.—Sim, e soluvel na agua; ja nao o e no alcool. E

 donde e que elle vem?   Onde encontramos essa grande quan-

 tidade de sal que consumimos? •

      A. — No mar,
      p. _ 0 sal encontra-se as vezes na terra, sob a forma de

 rochas. Entao e chamado sal-gemma ou sal de pedra. Na
 Hespanha ha u.ma montanha inteira de sal muito puro. A's
 vezes e precise ir buscar o sal debaixo da terra, nas minas. A
 maior dellas e a de Wieliozka, na Polonia. Essa mina tern sido
 explorada ha oito seculos! Outras vezes e o sal encontrado em
 fontes e lagos. Mas, onde elle e mesmo mais abundante, e na
 agua do mar. Cada litro de agua do mar contem, na media, 25

 grammas de sal. Este e chamado sal-marinho.
      A.—Como e que podem tirar o sal da agua?
      p _ Facilmente. Pode-se dizer que o sol e o vento en-

  carregam-se de quasi todo o trabalho. Encaminha-se a agua do
  mar para uns tanques pouco rundos, chamados salinas. 0 color
  do sol e o vento fazem evaporar lentamente a agua, e o sal fica,
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 formando crystaes. Tiram-se estes corn umas grandes pas e
 poem-se a seccar no chao, aos montoes. Este e o sal bruto que
 entao e levado para os armazens.

     A.—Deve estar sujo.
     P. — Sim. E' preciso, entao, limpal-o, refinal-o.
     A. — E como e elle refinado?
     P- — A refinacao e feita, dissolvendo-o em agua, que len-

tamente vae-se evaporando, em caldeiras. E' preciso cuidado
para nao deixar evaporar-se toda a agua. . .

     A. — Sinao as impurezas ficam no sal do mesrno rnodo.
     P. — E' isso mesmo.
     A. — Mas, que irnpurezas?
     P. — Detritos de animaes e de plantas marinhas, alem de

areia e argilla.   Depots de refinado, e o sal entregue ao
commercio.

     A. — Mas, e so para tempero que querem o sal?
     P. — Alem de ser um tempero ou condimento, e mesmo

necessario a maior parte dos nossos alimentos.
     A.—Como e sem sabor a comida sem sal!
     P. — Tern ainda a propriedade de produzir abundancia de

saliva, que e indispensavel a boa digestao.
     A.—Tambem se poe no toucinho para conserval-o.
     P- — Nao so no toucinho, como noutras carnes, especial-

mente na dos peixes. E sabem porque? 0 sal, em grande por-
gao, faz cessar a vida, e e por isso que e usado nas cames, etc.
contra a acgao dos microbios, matando-os, e assim conservando
a came em estado perfeito. Quando, porem, a quantidade de
sal e menor, elle protege a vida. Nos todos precisamos de sal
no alimento: e uma das substancias sem a qual ninguem pode
viver. Nosso sangue e rico em sal.

     A.—As vaccas tambem gostam de sal.
     P. — Da-se sal aos animaes misturado corn as forragens.
     Tern elle applicagao no Tabrico do vidro, e no do chloro e

da soda artificial, pois sao estes os dois elementos que entram na
sua composigao.

     A extracgao do sal e uma industria muito importante.
     A.—E ha sal no Brasil?
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     P — Sim Pois nao temos nos immense literal? Em Assu,
Mossoro e Macau, no Estado. do Rio Grande do Norte, acham-

se as salinas mais importantes do Brasil. Am ha reservator^
ou tanques naturaes onde, gragas ao ar secco e ao vento impe-
tuoso que sopra nessas regioes, a agua evapora.se corn grande

rapidez, cobrindo em certos logares, muitos kilometros^qua-

drados duma espessa camada de sal.
     Esses districtos salineiros exportam annualmente tanto

como 100.000 toneladas, sendo a sua producgao muito maior.
     Esta industria e a principal rlqueza de Cabo Fno e Ara-

 ruana, no Estado do Rio de Janeiro.

                       A BATATA
    Professor — Penso que nenhum de voces, meus meninos,

desconbece a batatinha-um alimento tao usado entre no.. . .
     Alumno.— E tao gostoso, nao e professor ."
    p.—Na verdade, e assim; entretanto, como falaram mal

desse alimento, em tempos passados !
     .4.-Oh '. Quasi que nao se acredita ! Falar mal duma

 coisa tao^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^

 ou meibor, de^juizo - sem observar, sem estudar, cnticamos

 coisas louvaveis.                          .
     A — Oue disseram, entao, da batatmha .
     P.'—Que dava febre, doengas como a lepra; um veneno,

 afinal.
      A — E quern a defendeu ?
      P.'—Um sabio agronomo chamado Augusto Parmemier.
      A — Acreditaram logo nesse homem ?
      P'—Nao; levou muito tempo, mas o sabio nao desam-

 mou. Voces ja sabem que o desanimo nada faz de bom, nao

  e assim ?
      A. — Que fez elle a favor da batata /
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     P. — Fez plantagoes em terreno muito grande. Quando
appareceram as primeiras flores, colheu uma porgao e levou-as
ao rei Luiz XVI.

     A.—Donde Luiz XVI era rei ?
     P. — Da Franga. Sabem qual e a capital da Franga ?
     A. — Paris.
     P. — Pois bem; o rei, muito interessado corn a experiencia

que fazia Parmentier, collocou uma das florinhas roxas na
lapella. Como era dia de recepgao na corte, por algum tempo
foi a flor da moda.

     A.—Foi so isso que fez Parmentier ?
     P.—Nao; esqueci-me de dizer que elle, antes da plan-

tacao, ja tinha escrito urn livro contando a utilidade da batata.
     A. — E a plantagao, foi boa?   Deu muitas batatas?
     P. — Deu, sim.  Parmentier, astuto, mandou guardal-as

durante o dia por soldados. A' noite os camponezes iam
roubar as batatinhas.

     A. — Eram presos esses gatunos ?
     P.—Nao; Parmentier ria-se, ria-se muito, quando Ihe

contavam isto. Deixem o povo roubar as minhas batatas, dizia
elle; hao de aprecial-as. E foi o que aconteceu. Logo os
pedidos de mudas se multiplicaram.

     A. — Donde veiu a batata ?
     P. — Ella e originaria da America do Sul.
     A.—Entao, onde foi ella calumniada ?

     P. — Voce nao prestou attencao, quando falamos no rei,
em Paris, na Franga?

     A. — A batata serve para mais alguma coisa ?
     P. — Vejamos, quern sabe ?
     A. — Eu so sei que e gostosa . quando cozida, assada,

frita como salada; que e um alimento muito bom, emfim.
     P. — Pois da batata faz-se ainda farinha, aguardente, ani-

lina amarella, cinzenta, etc. . .  Continuaremos ainda a falar
da batata, na proxima ligao.
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                      0 CHOCOLATE

     Professor. — Que e o chocolate?
     Alumno. — E' um producto vegetal.
     P. — Eu pensei que voce ia responder corno respondeu

uma pequena de cujos labios corria chocolate aos fios: "E'
uma coisa boa para se corner."

     A.—Mas, nao e mesmo boa, professor?
     P. — E', corn effeito. Quern nao aprecia o chocolate?
     A. — As balas sao boas, os rebugados sao gostosos, mas os

bonbons de chocolate sao deliciosos.
     P.—E' verdade; toda a pessoa, velha ou moga, tern na

sua vida saboreado o chocolate. E sabem voces a quern deve-
mos o chocolate?

     A.—Elle vein duma arvore.
     P. — Sim. 0 cacaueiro, que produz o fructo, cuja massa

carnosa serve para o fabrico do chocolate, e originario da
America.

     E, por falar em America, quern foi mesmo que a descobriu,
Fernando?

     A. — Foi Christovam Colombo.
     P. — Quando Colombo de&cobriu o nosso continente, o

cacaueiro era cultivado pelos naturaes, que preparavam corn
seu fructo uma saborosa e nutritiva bebida.

     Pouco a pouco foi-se espalhando o uso do chocolate por
toda a Amercia e depois. . . lembram-se que paiz facilitou a
Colombo a realizagao do seu sonho?

     A. — A Hespanha.
     P. — Pois foi a Hespanha o primeiro paiz europeo que

introduziu o uso do cacau, sendo ate hoje um dos que mais o

consomem.
     A.—Mas, aqui no Brasil ha cacaueiros?
     P. — Sim. 0 cacau e native nos Estados do Para e Arna-

zonas. Elle precisa dum clima quente, solo rico, e abundante
humidade. Desenvolve-se bem ate nos terrenes alagados. Nas
margens do Jequitinhonha, na Bahia e em Minas existem im-
portantes culturas de cacau. Espirito Santo tambem o tern.
Emfim, todo o Brasil, na zona tropical, nos terrenos banhados
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pelos rios, e adaptavel a essa industria, que produz grandes
lucros, quer pela simplicidade da cultura e duragao das arvores,
quer pelo limitado nurnero de pessoas que exige para sua rna-
nipulagao.

     0 Brasil exporta cacau desde o principio do seculo XIX.
     Em 1923, a producgao foi de 52.000 toneladas e a expor-

tagao rendeu tanto como 93.135 contos de reis! 0 Brasil occu-
pa o segundo logar no rnundo, corno productor do cacau. Como
sera este preparado?

     A. — Eu sei que todo o chocolate leva assucar.
     P. — 0 cacaueiro pertence a familia das arvores chamadas

pelos gregos: — "alimento dos cleuses". Mas, si provarrnos o
cacau, antes de se Ihe por assucar, e bem amargo.

     Ja dissemos que o cacau e um fructo; agora vamos vel-o.
(Mostra a classe ou um fructo, ou um quadro onde se vejarn os
fruclos.)

     Corn que se parece este frucio?
     A.—Corn a paina antes de se abrir.
     A.—Corn uma abobora ou rnelao.
     P. — Sim, tern gommos, e esta cbeio de sementes.
     Vejamos como e preparado. Em primeiro logar, sao as

semen tes expostas ao sol, para ficarem bem seccas. Depois,
sao torradas. Esta operagao tern por fim separal-as do envo-
lucro externo, que as cerca e dar-lhes o aroma. Em seguida,
sao reduzidas a uma massa. Para se fazer essa massa, nao e
preciso empregar nem agua nem outro qualquer liquido, pois
essas amendoas contem grand'e quantidade durna substancia
gordurosa, urna especie de rnanieiga — a manteiga de cacau.

     A. — E" isso que inamae nos da para passar nos lal)ios,
quando estao queirnados pelo trio.

     P.—A manteiga de cacau e empregada na industria e na
rnedicina.

     Moendo-se o cacau cm cima durna rnesa de pedra, quente,
a rnanteiga que elle contern, se derrete e ern logar dum p6 secco
tern-se uma rnassa oleosa. Accrescenta-se-lhe assucar e mislura-
se bern. Essa rnassa obtida e o chocolate. Ainda quente, e dei-
tado ern forrnas.
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     Para fabricar grandes quantidades de chocolate, o processo
da moagern a mao e insufficiente. Machinas muito engenhosas
encarregam-se de todo o servigo.

     Para nao perder o arorna, costurnarn envolvel-o em papel
de estanho.

     As' vezes fica em barras, as vezes e reduzido a p6 e pre-
para-se corn elle uma bebida que tambem se chama chocolate;
e as vezes vae para a fabricagao da grande variedade de bon-
bons, em que o fabricante precisa lembrar-se de agradar nao so
o paladar como a vista.

            MOEDA-PAPEL E PAPEL-MOEDA

     Alumno. — Ouvi dizer que o nosso dinheiro nada vale e e
por isso que tudo anda tao caro. 0 senhor quer nos explicar
isso ? Eu acho que as cedulas sempre tern o mesmo valor:
5SOOO nao sao sempre 5$000?

     A. — Si e certo que o dinheiro nada Vale, o melhor seria
deixal-o de lado e breganharmos as coisas.

     Professor. — Nao se diz breganhar, rnas sirn: barganhar.
Mas, e melhor dizer: trocar ou permutar. E, corn effeito, foi
este o primitivo systema de comrnercio. 0 agricultor trocava
cereaes por tecidos; o tecelao dava tecidos por cereaes, e assirn
por deante. Corn a difficuldade, entretanto, do valor rasoavel,
equivalente, durn para outro objecto, substituiu-se pouco a
pouco esse processo, trocando-se as mercadorias por metaes
preciosos, corno o ouro, a prata, o nickel; ate o cobre veiu fa-
cilitar a troca, o commercio emfim.

     A. — Eu nunca ouvi falar em moedas de cobre.
     P. — Pois aqui tenho guardada uma moedinha de cobre,

Podem vir examinal-a; valia vinte reis. Fiquem voces sabendo
que muita coisa gostosa eu ja comprei, quando crianga, corn
moedinhas eguaes a esta: um vintern!

     A.—So conhego moedas de nickel e de prata.
     P. — Entretanto, o ouro e a moeda universal. 0 prego

das coisas a venda nao e mais que uma relagao entre essas
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 coisas e uma determinada quantidade de ouro transformada
 em moedas.

      A. -— Esta moedinha e so ouro?
     P. — Nao; para tornal-a resislente, contem uma pequena

 porgao de cobre.
      A. — Mas e uma moeda ingleza, nao e?
     P- — E', sirn, uma libra esterlina.
     A. — Nos nao usa.rnos moeda de ouro. As outras nagoes

 tarnbern nao usarn?
     P. — Cada povo tern o seu typo de rnoeda. Seria o ideal,

 si (odos tivessem um so systema-monetario.
     A.—Quern pode mandar fazer moedas? fazer dinheiro?
     P. - - So o governo manda cunhar moedas, emittir notas.
     A. — As notas sao tambern o nosso dinheiro em papel,

 nao e?
     P- — Poi" muito tempo chamamol-o moeda-papel.
     A.—E hoje?
     P- - - Papel-moeda.
     A. - - Porque?
     P. - - Quando o governo mandava emittir as notas, ja

liavia guardado uma porgao de ouro, egual em valor a im-
portancia do dinheiro em papel. As notas valiam o ouro guar-
dado no Thesouro, e dahi o norne moeda-papel.

     A. — E agora?
     P. — Servindo-se do credito, confiando no progresso do

paiz, o governo ernitte notas sern base, e. . . dahi o norne de
napel-moeda.

     -4. — Apenas urna troca de palavras.
     P. — Mudaram-se os valores.
     A. — Mas nao trocaram os numeros das notas.
     P. — Mas nao tern a garantia das antigas. Corn uma nota

da moeda-papel, eu tinha em troca o valor em ouro.
     -4.—E corn o papel-moeda a troca nao e a mesma?
     P. - De modo algum. E' preciso muito maior numero

de nolas, para se obter pouca coisa em ouro.
     -4- — Agora comprendo porque o dinheiro em notas

pouco ou quasi nada vale.
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     A.'—E o que se precisaria fazer, para elle ter valor?
     P. — Queimar uma grande, .uma enorme quanlidade de

notas.
     A.—E porque o governo nao queima logo?
     P. — Porque infelizmente nao tern havido os lucros que

se esperavam, para augmentar o Thesouro. Entretanto, o que
todos voces podem fazer para o nosso dinheiro valer e valer
logo e bastante, e — ougam bem — estudar corn applicagao.
E'1 dos meninos instruidos de hoje que o Brasil espera me-
Ihorar sua situagao. Todo o menino que, instruido, se dedicar
esforgadamente a lavoura, a industria, ao commercio, ao tra-
balho sao, ao cumprimento exacto dos seus deveres, fara
augmentar o thesouro da nagao e, quiga, as notas brasileiras
Ihe serao devedoras de sua valorizagao.



               METHODOLOGIA

                   PROCESSO EDUCATIVO

               SUA NATUREZA E ELEMENTOS

                                  (A. TOMPKINS. — Trad.)

                        {Continuacdo}

     3. Ate aqui, ensinar parece ser o ado consciente de pro-
 duzir experiencia mental no alumno; e que ha neste processo
 dois elementos conscientes, tornando a acgao complexa: con-
 sciencia da experiencia na acgao de produzil-a, e consciencia
 dos meios de produzil-a. 0 terceiro e ultimo factor de que o
 professor tern consciencia e o effeito da experiencia produzida
 no caracter do alurnno. De facto, a experiencia e produzida,
 porque urn certo alvo na vida deve ser alcangado. 0 professor
judicioso reflecte comsigo que o desenvolvirnento intellectual
do alumno requer um dado curso de experiencia e, entao, elle
trata de applicar meios para conseguir esta experiencia.

     E' impossivel conceber como se pode dirigir um processo
sern estar ao par do alvo deste processo.

     Todos os passos devem reunir-se na consolidagao do alvo.
Si hoje o professor quer fazer o alumno pensar na Abbadia de
Westminster e despertar certas emocoes por este assumpto.
elle precisa saber como o conhecimento, o pensamento e a sen-
sagao auxiliam a crianga a attingir o alvo desejado. Ao pla-
nejar uma ligao, nao e bastante dizer que o firn e dar conheci-
rnentos do assurnpto em consideragao e cultivar certas facul-
dades; mas, deve-se tornar bern claro como taes conbecirnentos
corn as actvidades envolvidas contribuem para o maximo be-
neficio intellectual do alumno.

     A pergunta do professor sempre e: — "Como posso eu
minislrar este assumpto para tornal-o educativo?" Ou melhor:
— "Que assumpto applicar-se-a as necessidades intellectuaes
da cnanga, e como pode elle ser tratado para produzir resul-
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taclos completes na mente que se educa?" Toda ligao exige,
que o professor traga sempre na lembranga o inteiro alcance
da vida do alumno; e prevendo o que deve ser o resultado do
todo, reune a parte de experiencia do movimento vital formando

urn todo.
     Si for verdadeira a doutrina de que a maior felicidade

humana resulta da consciencia de realizagao de ideaes, e evi-
dente que o professor nao pode achar verdadeiro gosto no seu
trabalho sem a convicgao da realizagao dalgum alvo estabelecido
na vida do alumno. E' mais feliz o professor que sente que
no processo educative, o mais elevado beneficio da vida esta
sendo aproveitado por aquelle que recebe o ensino. 0 profes-
 sor que procura verdadeiro prazer em sua profissao, e espera
 achar a recompensa do seu trabalho na obra completa, e que
 espera emocionar o alumno corn a alegria de actividade e cres-
 cimento intellectual, precisa achar este segredo na consciencia
 da realizagao dos maiores beneficios da vida, ministrando a
 alma os mais profundos desejos pela verdade, belleza e

 virtude.
     Segue-se que educar e um processo consciente tendo tres

 elementos basicos: 1) consciencia da experiencia mental na
 oc-casiao de produzil-a; 2) consciencia dos meios de estimular
 a experiencia no alumno; 3) consciencia no valor ou proposito
 da experiencia no desabrochar da vida do alumno. Assumindo
 forma duma definigao: Educar e um processo conscience de
 produzir experiencia mental tendo como alvo o desenvolvi-
 mento da vida; ou melhor: Educar e o processo pelo qual um
 cerebro, corn um fim estabelecido produz noutro cer'ebro o pro-

 cesso do desabrochar da vida.

      0 processo subjective acima descrito nao constitue ensmar,
 ate que sua imitagao seja obtida no prooesso objectivo de dar
 a ligao. A triplice idea na mente do professor effectiia-se no
 processo exterior corn o alumno tendo os tres elementas corres-
 pondentes aos do processo subjectivo.   Os elementos, no en-

 tanto, appareeern em ordem inversa, ao passo que o processo
 concebido na mente do professor e executado na classe que re-

 cebe o ensino.
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     Observando a narragao durna ligao. a prirneira coisa que
nos charna altengao (juanto ao tempo e quanto a condigao lo-
gica, sao os meios exteriores empregados pelo professor, tae-
como: ordens, pergunlas. asseveragoes, illustragoes, etc. 0 se-
gundo elemento quanto ao tempo e quanto a relagao logica, e
a experiencia produzida; e o ultimo e o bem que resulta ao
alurnno.  Mas, o processo na mente do professor obedece a
urna ordern inversa.  Deve-se trazer ern rnente ern primeiro
logar o bern-estar da crianga; so entao, e nao antes, a experienna
necessaria para esse bern-estar pode ser considerada; e a expe-
riencia a ser produzida, necessariarnente precede em pensa-
rnento o eslirnulo aquella primeira.

                                               (Conlinua.)



LITERATURA INFANTIL

          DIALOGO PARA A FESTA DAS AVES

JOSE — (Entrando corn um alcnpdo onde esta urn passarinho,

         e seguido de Martha que llio quer tomar.}

          Nao largo; deixa o algapao.
          Quern foi que o rnandou entrar?
          Foi guloso, comilao,
          Na gaiola ha de ficar.

MARTHA — {Coin do.)

          Mas, Jose, solta o coitado!
          Vamos. abre o algapao!
          Olha, como esta assustado!
          Nao tens pena delle, nao?

                        Nao ves como os passarinhos
                        Voa.m, alegres, no ar?
                        Nao ouves, pelos caminhos,
                        Seu alegre gorgear?

          A ave presa em gaiola
          Nao pode cantar assim;
          E" como flor que se estiola
          Longe do fresco jardim.

 JOSE — (Meio amuado.)

          Mas, elle tera bem farto
          Alimento e bom poleiro;
          Na janella do rneu quarto
          Passara o dia inteiro.
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MAI{THA — (A Jose.}

         Nao basta I'arta comida

         Para a avezinha do ceo.

         Para que Ihe serve a vida,

         Si a liberdade perdeu?

                       Solla a avezinha — coitada!

                        Deixa-a voar, rneu irmao!

                     ' A gaiola mais dourada

                        E' escura e negra: — e prisao!

JOSR — (Tiraii.do o passarinlio do alcapdo.)

         Ja (jue o queres, eil-a solla.  (Solta o passarinho-}

         Vae, avezinlni. voar!

M^R'IHA — (Scguindo coin u ol.har o voo do pnssaro.}

         Vae, coitadinha, eia! volta

          Ao ((uente e rnacio lar!

MARTHA e Josi': — (Segiiem coin o ulhur o roo do passaro.)

          Parle, voa, sem dernora,

          Vae dizer aos leus filhinhos

          Que a criangada de agora

         Sn\)e amar os passarinhos!

CAROLINA RiBElltO.

(Duui lirro em prepare.}
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     Nuina aldeia rnorava uma velhinba.
     DC rnanha foi ella colher feijao, para o sen janlar.
     0 I'ogo cslava acceso, rnas para fazel-o arder melhor. ali-

Tou-llif urn i)iinhado de palhas.
     Ouando ia por o feijao na panelta. nao reparou ((lie urn

feiiaozinho cahiu no .-I'.ao. nao rnuito longe durna palha qiie

ali iainbe'rn caira.
     Loo-o urna bra/a sallou do logo f vein lainl)em rair pfi-lo

da palh°i e do leijao.  Estes dois pulararn f exclarnarani: —

"Arniu-a, nao se approxinn- einquanto nao licar mais Iresca.

Al'inal, i\W vem voce fazer aqui?"
     "Ru." repliGou a In-aza, "sallei do fogo, para salvar ^)

minba vida. Si la tivessc 1'icado, seria logo reduzida a finzas.'

     Disse o feijao: — "Eu. tambe'm, acal)o di.' escapar, pois
-i a \idha me livesse posto n;) calileirao. . . ai (Ie mim! spna

roinicio!"
     "E eu larnbem leria sido queimada," disse a palha. "•'i

nao tivesse con-'eguido escapar, nao sei por que rnilagi-p, da sua
 rnao. iuslamentc quando ella me eslava pondo ao logo.'

      "Qur farcmos agora?" perguntou a braza.
      "L'ma vi"z (nu- livrmos a fellcidade de escapar JLinlus.

 juntos dcvfivmos viajar p;>r esse rnundo a fora," respomleu o

 (eijao.
      Os li'fs (•oncordaram c parliram.
      Andarani dias c (lias. Subiram e descerarn rnorros. Cbe-

 gara'rn, urna tarde. a urn pequenino regalo e, corno nao havia
 poiile, nao sabiarn cornu atravessal-o. Disse a palha: — "Eu
 rne extenderei sobre o regato, servindo de ponte, e voces pode-

 rao atrave.ssar rnuilo bern."
      A palha extendeu-se durna margean a outra.
      A braza comegou a atravessar a nova ponli:. Tudo correu

 bem a principio, mas quando a braza chegou ao meio da pontf
 e ouviu o rnarulhar do regato ernl)aixo, parou, assustada.

      Irnaginern o que aconteceu! A palha cornecou a vergar
 por causa do peso da braza, queirnou-se, partiu.se e. . . cahiu

 na agua.
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       •1)1" ^1111(' rl1"1"- l^"'^' '•-•I'iN .. l.raza lanil,,,,,'

      ^ l<-ijao ainda nao linna al ravcssado.  KIk. vi,, o ,i,,e acon-

 ^•.••i a,:, sous .-ompanhciros. a<.hou muita graga .. poz-se a rir

 l>iu-r. rni-sr i. nu-sc lanio, (,IK. a rrebcntou.

      0 l''i|ao ...laria ainda crn peorey ..ondigoes i|,,<- -,'us ro,n.

i».""^"-.,s. s, na.. lives-,- aconlecido passar nesse instante por ali

""'""-"ah.. M<'oviu.,.ondoeu-s,dasuasort..lirou do Imlso

""••• ••^•'1'-' ••••ni liniia .. coslurou-.;.

      <» f'-ijao agrad.'cni muilo ao alfaialt. o ^i.and,- iavor que

"'<• |»rcslara. rnas. quando -,. ia ,.rnl>ora. iniiito ..onlenl.. rn-arou

'inc o allaiale usara. . . linha pi-Ha!

      Drsdr ••ssi- dia a|»|)a r.-i.u ,, f,.ij,~io de <;,sium prefn.

      H'n.v.. urna v.z urn rncnino rujos pa.s nao Ihe puderam dar

 -islrur(;ao. ,- at,- .ua cdnracao (oi d,.s,.uidada

      Acs .22 annos vamos ..onln^l.o nn,,,a companhia de .-o.rni-

 '•os aniliulantes.

      \.-s-a profissao, ,d|,. |,ro,,,ra lazrr-s.. aulor dramalico

 hs.-rev<- pcras. inas ningucm a- qu.-r ivpirsentar.

      Snn d^animar. ,. pn.,.isando n,ant..r-s,.. v,.-,, oin-i.ado •i

 "lt•^l;l^ •- ••;lv""0- ^ ^-tador... a porta dos ,1..^. 1

      \ulor d(.s|)n.zado. niau <-o.,ni,,,. ,,ao desaninia- |H.r-^era

.^ -.•u. ,-slorcos.   .\ ronslanria .. o rsludo a.-urado .- .n.oti-

( 1;1"0- v(•l•<•(;"l '• v^ll(•t•m ""'•<•   <-m o lc.,n|.o. oblc.m o logar
de ,)o,,lo; laz-s,. ,.o,n,,.o ouira v,.z; ...crev... ..s.-n-ve aiud^ <•

"mal J,^a m, dia ,.,n ,,„<.. r..|.r,.s.nlado o seu drama --

m'liii,,,,,' /I, alcanca uni ruidoso. um rntbusiasli,.o ,-x,|,.

      -\ ^lon.! ,• a forluna o l.af^arn desde esse monit-nlo.

      l-.-.n.vr innnrneras ol.ras, e o -t-u no.rni. o],sfuio torna-se

<•om•t•••IIL- ••'Irnirado: a -,,a lama pen.om- o ,rn,,,do inleiro.
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     Nao ha quern nao exalte os rnodelos perpetuos das obra-
de William Shakespeare, o perfeito conhecedor das virtudes e
paixoes hurnanas.

     Es?e grande poeta inglez rnorreii ern 1616.
     Sirva-nos a sua conslancia de incentivo para a cultura de

nossa lingua; de coragern na adversidadt', de rnodelo na

perse veranga.

                     ROSAS PERFEITAS

     Era urna linda tarde, ern selernbro. D. Luiza e sua filha
Sylvia estavarn no jardim.

     Rosas verrnelhas, brancas e arnarellas desabrocliavarn. os-
tentando a nossa incornparavel riqueza prirnaveril.

     Svlvia colhia um ramo del las para collocar na rnesa exien-
dida no caramanchao.

     — "Olhe, 'rnarnae," disse el la, de repenie, "Vfja esia
rosa tao feia, toda roida e exquisila. Que Ihe leria succrdido? '

     — "Deve ter sido algurn inserlo que penetrou no sen inle-
rior. quando bolao.'

     —— "Que pena!"
     — "'Sim.  Do mesrno rnodo. os pensarnenlos mails. <|Lie

querein enlrar nos coragoes das rneninas. Ihes prejudicarao a
vida loda, a nao ser que sejarn arranriidos pelas raizes."

     — "Eu VOLI procurar unia rosa perfeila. unia <]w nao
tenha sido estragada por insecto!"

     E la se foi Sylvia.
     Dahi a instantes vollou. Irazendo urna linda rosa. cujas

grandes petalas pareciarn leitas de velludo.
     — "Olhe, rnarnae! Esta rosa nao teve insecto no .seu

 interior quando foi bolao/'
     — "Nao leve rnesmo. Esta rosa exemplifica o esplendar

durna vida pura."
     — "Sera que os botoes suspiram pelo le'mpo em <j|bie

 virao a ser rosas?"
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      - " Aclio que sirn.  Varnos. ptdo rnenos, irnaginar que
,-ini."

     — "Si cu losse bolao. desejaria cliegar a ser rosa, mas
ro-a pcrleila.  Nao qiiereria (iiie os insectos me estragassem."

     — "As nifiiinas sao rnais telizcs que as rosas.   Ellas
podcm iinpedir ([in- os mans sentiincntos pcnetrern ern seus

roraroi-'s.

(JACQI;RS NORMAND.)

0 In. i)iif nada sabes deste mundo,
\arno- ;'i |)raia (.'. coracao contenle.
0 olliar pcrdido no liorizonie rundo.
• .oilu'r-crnos uni |)ouco inliinarnt'nle.
Si-.-sfiila aiinos passados, rnen arnigo.
•\ priidriicia no^ laz ralnio c discrclo.
Prr-ta. |)ois. allrncao ao qiir Ie iligo.

           0 nii^n querido iiflo.

Alma povoada dr iHusoes radiosas.
\i\endo a rir na calma e na dogura.
rii que rres (|Uf a roseira s(') lern rosas.
0 (•eo o azu1. os hornens a lirandiira.
A i de li!   \ injustica nao se cansa
De es|)argir sobre nos o sen vcneno. . .
h para rquilibrar cssa l)alanga.

          St"' liorn. i') nifii pe<(iu"iio.

0 III. ipir n.ida saln-s das l>aixe/as
Da vida. ves o Bern r \es o ^inoi',
S»'ni |icrcel)er a cor das inipurr/as
Sol) o Iristc rellexo de urna dor.
Sci qiic [fiis da rniseria roin|)aixao. . .
Mas nao ileixt's de rir. .incigo <• sereno.
Qnanilo vein o prazcr do coracao:

           Sr' alegre. meu |»e(iueno.
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Tu, nas regioes de sonho em que repousas,
Desconhecendo a duvida e a mentira,
Nao comprendes porque a rnuilas cousas
0 manto da verdade o rnundo lira.
E iiinguern se revolta!  Eu desespero:
Este sorri; applaude corn um aceno
Aquelle...   Ao menos tu sej.as sincero:

          Se franco, meu pequeno.

0' tu» do mundo ernbora nada gozes,
Alrna feita de luz e de crystal,
Sentir nao queiras as metamorphoses
Do amor divino em ancias de animal. ..
Mais tarde tu veras, enxovalhado,
0 hornem vil, que cahiu e que condemno. . .
E pensa que do ceo es lu chegado:

         Se puro, rneu pequeno.

OSCAR BRISOLLA.

                0 SOLDADO BRASILEIRO
     Humauitarismo e generosidade, eis duas nobres quali-

dades do soldado patririo.
     Quando um hatalhao, quando um exercilo triurnpha t1

torna, por exernpio, uma cidade, o que acontece. geralrnf'iitc?
    Nos o sabernos: os vencidos soffrern lodos os rnaus tralo-.

todas as hurnilhagoes; os vencedores praticarn todas as iniqui-
dades. Perseguern, roul)am, assallarn e nao respeitarn nada.
absolutarnente, na sua tarefa destruidora.

     0 soldado brasileiro nab e assirn.
     Provarei o que acabo de dizer.
     Ern 1851, o Brasil ernpenhou-se ern guerra contra Oril)e,

dictador do Uruguay.
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     As causas dessa guerra, voces saberao rnais tarde. Garan-
 lo-lhes desde ja, entretanto, que o nja'o paiz procedeu rnuito
 bem, corn dignidade e altivez.

      Caxias, o grande Caxias, urna das glorias do exercito bra-
 sileiro, e nomeado commandante dos nossos batalhoes.

     Antes de entrar em combate, elle dirige aos sou's sol-
 dados, a .bella mensagem, na qual, entre outras coisas, dizia:

      "Os nossos inimigos, desarmados e vencidos, sao ameri-
 canos, sao nossos irmaos, e como taes os deveis tratar/"

      "A verdadeira bravura do soldado e nobre, generosa e
 respeitadora dos principios de humanidade."

      "A propriedade de quern quer que seja, nacional, estran-
 geiro, amigo ou inimigo, e inviolavel e sagrada, e deve ser tao
 religiosamente respeitada pelo soldado imperial, como a sua
 propria honra."

      "0 que, por desgraga, a violar, sera considerado indigno
de pertencer as fileiras do exercito; assassino da honra e da
reputacdo nacional, e, como tal, severa e inexoravelmente
punido.^

     Que bellas e que magnificas palavras, bern dignas dum
commandante brasileiro!

     E ellas nao cairam em terreno esteril; nao cairam em
coragoes indifferentes; nao cairam em coragoes vasios de
civismo.

     Nao. Os nossos bravos patricios, que iarn luctar, nao se
esquecerarn dos conselhos do seu grande chefe.

     Luctaram como leoes. 'Outra coisa nao era de esperar, tra-
tando-se dos soldados rnais valentes do rnundo.

     Vencerarn; victoriosos, procederam corn humanidade para
corn os vencidos.

     E" o proprio Caxias, que, enthusiasmado corn o valor dos
sens soldados, asirn Ihes fala, terminada a refrega:

     "A propriedade nacional, do estrangeiro, do amigo como
do inimigo, foi por vos respeitada."

     "Vossa conducta foi, a todos os respeitos, digna dos
maiores elogios."
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     "Desaggravastes a honra da Patria; contribuistes efficaz-

mente para a paz de dois Estados e para o triurnpho da mais

santa das causas - a da liherdade, da cmhzagao e da hu-

manidade."                         ^ „
     "Esta, pois, completa a vossa missao.  .
     "A historia levara vossos nobres feitos a postendade, que,

fazendo-vos a justiga de que sois dignos, vos cobrira de

 bengams.
     Leram, meus caros amiguinhos?

     Amemos, portanto, o soldado de nossa Terra.

     Acompanhando os passes, um a um, dos combatentes pa-

 tricios ern todos os tempos da nossa historia, veremos que o

 soldado hrasileiro e o mais valente, o mais forte, o mais ge-

 neroso, o rnais humanitario de lodos os soldados.

                               (Da "CARTILHA CIVICA", em prepa-
                            ra<;ao, de Paulo de Mello.)

                  0 CORTINADO DA VOV6

      Nair morava nurna l)onila fazenda, onde bavia rnuila-

 vaccas, porcos. gallinhas, bern corno fructas ern protusao.

      \ avo de Nair residia na cidade, nurna casa antiga, .muito

 anti^a   ^ salas e os quartos eram enormes.   0 quarto da

 vovo° linha um aspecto attraente, corn suas grandes e largas ja-

 nellas, donde a rnenina gostava de apreciar o rnovrnienio da rua;

, corn sua carna toda branquinha, a urn canlo. esconclida sob urn

 rico cortinado.                                    .      . ,
      Esse cortinado era o enlevo de Nair; era a coisa rnais bo-

 nita da casa de sua vovo. Pois nao era elle coberto de rosas

  e anjos sentados em nuvens, tocando harpas.
      Todas as sernanas Nair e sua rnae iarn passar urn dia corn

  a vovo. A menina sernpre achava que nao hav.a se dernorado

  b^tante Eslava ella ou na rnelhor parte do seu bnnquedo <1<-

  comadre ou cornegando a corner algurna coisa gostosa, ou aca-

  bando de pe^ar o galo para brincar, quando o papae entrava
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<" dizia (|ur precisava ir para rbcgar a tazenda. anit's que licasse

esruro.

     •—"Oh! rnainac, dcixc-me pousar aqui," dizia .Naif. Mas

a inai- sernpre Ibc rrspoiidia que nao.

      I ina lardc o pac cnlrou r p^rgunlou: — "Onde esia Nair?

Ja sao lioras de irrnos chegando a casa."

      \ mar. segiirando o chapeo/inlio da f'illia. lambem per-

guiiloii: -- "Onde rslara Nair?"

     — "Aqui csia idia na mildia i-ania, doriiiindo lao liern."

ilissr a \o\o. rrgufiido o corlinado. "Nao a levfin. Di.-ixem-n-a

I icar."

      \ inac ilc Mair loi f-spiar. meio desconfiada, i.' nao se

ciiganoii.   Nolou o pesiaiifjar do-' olliinhos. e (.juasi que viu

ill)) rizinlio naqiudle roslo brejeiro.  (.oiii|)rend(-'u o piano da

pfjurna, inas, corno rslava rliovendo, disse:

     — "Bern: clla i)iic liqiif.   \rnai)ha o jiae vira buscal-a."

      \-.-iiii <|u»- parl irani os pai"s. oiiviu-se urna goslosa garga-

lliail.i. r \air sallou da raiiia aos In-acos da vovo.

     • - "Voce r ii.ina diabinha." dissc-lhe a avo. dando-llie urn

grandc Ix'ijo.

      -- "Que dorr \aino- Irr para a -obrrinesa?" pero-Lintou-

Ihr \air. . .

     Depois do janlar, a a\o ronlou-llir lindas liistoria- de

iadas. drpois Irl-a drilar-sr. r... oil! vriitura! rlla ia dorrnii-

sub o -eu adorado rorl inado! junto dos sens queridos anjinlios.

F qiif ?oiilios nao Irvr! Corno a noilf I'oi rurta!

     Quando arordou, la rstavani os aiijinbos a cspreital-a.

     ))<-()ois do almoi'o, a vovo r unias amigas estavarn cozendo

mini i)iiarlo.  Man- cntrfliiilia-sf corn a sua boneca dc panno,

-eu .i|)par»dliinlio dc janlar e o galo malhado.

     !)c rrpentf. a \<>vo dcixou rair as [esouras.

      Mi! aijii(dles anjinlios cuijii'ados!  Quantas vcz^s nao [i-

nlia \air dcsejado Icvar inn delles, para casa!

     Salnu N;iir sorraleirarnenie do sen cantinho. ergueu as

lesoiiras c. . . inais larilc, a \o\o. |)recisai]do das lesouras, poz-
-r a prociiral-as.

     (,)iiainlo ollion para ,\air. c\idainoii:  "All! iiiinha filba!"
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     Nair acabava de recortar do cortinado o segundo anjinho'-
e la estavam elles sorrindo no seu collo.

     A vovo nao ralhou; so disse: "0 rneu lindo cortinado!"
     Tratou de remendal-o.
     Depois de acabado o servigo, ficou elle tao perfeito, que

nao parecia que os anjinhos tivessem sahido dos seus logares

entre as nuvens.
     "Elles queriarn vir rnorar cornrnigo", disse Nair a sua mae.

quando a noite Ihe confessou tudo.
     E de facto elles vierarn rnesrno, mas so depois de muitos

aunos, quando a vovo foi morar corn os anjos verdadeiros.
     A's vezes Nair, que e agora rnae de fa'rnilia, tira o corti-

nado que esta bem guardadinho, desdobra-o, e quando olha para
os dois anjos, que fora'rn recollocados, parece voltar ao seu
lempo de crianga, e estar outra vez dorrnindo ern casa da sua
boa avo.

                           LUZES

           LEITURA DIALOGADA, PARA DEZ CRIAN^AS

     Sol. — Eu sou o foco natural de luz. A terra se illu-

rnina pela reflexao, gragas a luz que de rnim recebe. E' pena,

entretanto, que eu nao possa illuminal-a toda inteirinha e sem-

pre. Entretanto, si minha luz e o .meu calor fossem continues

— pobre terra! — tudo se crestaria, tudo morreria!

     Achararn corntudo, quando desapparego, excellentes rneios

de obter claridade. Verdade e que esses meios foram melho-

rando devagar, mas hoje ha noiles que parecern dias, nos centros

populosos.

     Archote. — So pude servir, ao ar livre; sou feito de

madeira resinosa, pequenos ramos de arvore, canigo, juncos

untados de resina, sem produzir rnaior quantidade de furno do

que de charnrna. Tive sempre maior boa vontade em servir

do que prestimo real.
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     Lamparina. — Pois esta simples vasilhazinha cheia de
azeite, remonia a mais alia antiguidade. Pobres grego.s e ro-
nianos orgulhosos!   Estes povos lao civilizados da historia
an'iga se contentaram, em falta de inelhor. corn a Iriste lampa-
rina dando pouca luz, bastanie furno e cheiro pouco agradavel.

     Vela de sebo. — Tanto lidaram corn azeite, banha e
sebo, que a final os homens acharam que o sebo. sozinho, pa.s-
sado e repassado numa especie de torcida, liavia de dar um
archote portalil. Eis-rne, portanto, inventada P utilizada. E'
verdade: derreto-.rne rnuito depressa, apresento urn cheirinho que
nao e agradavel, e e precise que rne espevilern sernpre, sinao. . .
apparecern os morroes no pavio e so fumaca dou.

     Kerozene. — Corn que prazer me apresento para pro-
rk-iniar a bravura da rninha charnma e. . . sou mais barato que
o azeite.

     Lamparina. — Conta tambern o ten defeito: es in-
flamrnavel. Si um larnpeao cae e o petroleo se derrarna, pro-
duz quasi sernpre algurn accidenie e nao poucas vezes es causa
d<- terriveis incendios.

     Kerozene. — Podern me apagar corn cinza, terra ou
areia. De facto, a agua nada faz contra mirn; sou mais leve
que ella e, sobrenadando, continuo a arder. a queirnar, a
deslruir.

     Vela de eslearina. — Aqui ta'rnbern estou a apresenlar-
me. Tenho por base o sebo on oulras materias gordas, rnas
pos-uo a propriedade de ser dura, secca, branca e nao ernittir
cheiro durante a cornbustao.

     Vela de sebo. — La isso e verdade. Mas a tua luz e
lainbein oscillanie; augrnentas ou dirninues, conforme o vento.
Ambas |)roduzimos sombras desagradaveis nos trabalhos deli-
cados de leitura. escrita, coslura, bordado, etc.

     Lampeao. — Sabern que, pouco a pouco, fui substi-
tuindo os candieiros de pavio solto, e afinal o larnpeao regula-
dor. o larnpeao •rnoderno, corn a torcida movida a parafuso, e
manga de vidro, vein favorecer a illurninagao dum rnodo. . .

     Gaz. — . . .espantoso, querias dizer?  Meu caro, o teu
progresso chegou atrazado, coincidindo corn os magnificos
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modes de illiiiiiinagao, enli'f os quacs me rabr a lioiii'.i de

apparecpr.
     Kerozene. — Podes nos roiilar romo da hulba -aisle

assirn tao orgulhoso?
     Gaz. — Conliecern as relortas?
     Sao mna- especies de lubes dc argilla rel raclaria. ('bales.

tendo urna aberlura duni lado, c iirna poria movel noutro. En-
chern essas relortas de carvao- si'i pela nu'ladr e poein-n-a- a.)
fogo.  0 carvao sc aquere, dilala-si.', dei.'oiii[jof-sr: as |)arli's
volateis saein fill lornia de gaz r. rorno lia nuiilas rfliH'la- jun-
tas, o gaz se rcune lanibern e vac lode jimlo |jara inn grandf
reservatorio.  Esta ainda ini|jiiro.  Proccde-se li puriliracao e
fica elle em deposilo. no gazomeiro, para ser dislrilinido |T»r
meio de canalizacao a cidadc loda.

     Kerozene. — Mas, parerf-tiif Iff vislo. iiin ilia.. mi.-u-
larn|)eoes seri'in \fiididos. porquc iniin circo de' ravallinlio-
insiallarani o gaz. . .

     Acetylene. — ... Fra eu. Sou |)roduzido |xda rrarcao d;i
agua soljre o rarliurflo dr calcio -— inislura nalui'ali)u'nt^ l)a-
rata, |.)ori|uc o calcio e exiraido da ••al.  Sou usado nos |)ha-
ri'tes, projerlores, larnpadas de signaes df Irrn-. aiilonio\ri~. r
a todo- lornego r'xcellente illuniinagao.

     Luz electrica. — Interior a rninlia. nao a ii-si'rn'.''
      Pois virn ri\alizar rorn a biz solar.  Apresenlo-rnr sol) doi-

a'-prclos differentcs: — larnpadas r arros-vollaico-. \ lamjiada
 loi inventada quasi ao rnesrno trni|)o por Edison r por Swam.
Compde-se ilum filaineiilo de carvao ou dc rnelal. rii;-frrado eni
urna ampolla de \idro donde se exirahiu o ar.  r^ssf Cilain.'iHo
("• percorrido por lima corrente electrica (|ur o encaiidcsri- -em
o (jiieirnar. visto nao liaver oxygeneo 110 (--spago f|ue occupa.

      A illinninagao ))tdo arco vollaico i'- mais econoiniea.  Foi
rsiudada ))or Da\\. ein ]813. 0 ar<-o da inna liiz nniil.) \i\;i
P a (|iie inais SP parece corn a Inz do sol.

      P('>de-sc alfinnar, sern risro de errar, ijiie nao ha capital
 lao liixuosamciile illurninada (.•orno a Ca|jital Federal.

      A ridade do !?io de Janeiro Irin lima grande ].»rolii-iao df
nrcos \oltaicos f lani|jadas ele<-lricas. atteniando (•inn o~ liiro-
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de gaz, a produzir um elfeito dcsliirnbrante. inorinente na Ave-
nida Beira-Mar e na Praia dc Bolafogo. onde se espelham as
aguas da Guanabara.

(SOBKE l.'MA LI(;AO DA "CAHTILIIA" 1»1'; AlSXAI.IX) BAKKETO)

               Bonita ('• lima gallinlia

               Que lindo-- pintinlios lem:

               Oiide ella vae, vao roin fdia

               Sens tres pinlinlios iiiinlx'ni.

               Per}', a l*i')la e Muni.

               Oil! co'lno lorani malvados!

               Mataram lr<-s dos pintnilios

               Tao espertinbos, roilados!

                Rouitti I iron agora

               Somenk' coin Ires lilliinlios

               Que idia Irala 1-0111 lernura.

               F cuida coin inil rarinlios.

                Si urn pinto soltc no pralo.

                Crita logo coin ruidado:

                — Descf do [irato. |)intinlio.

                Nao vas iiiorrrr alogado!

                All'' nas gallinlias, ve-se

                0 grandc amor nialt'rnal.

                Essf arnor (]ne ('•. d<'sta \iila.

                0 unico Ix'ni real.
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('SOBRL I 1MA 1.1(;AO DA "CAKTILIIA" DI-; ARNALDO BAliHKTo)

               Cliiiiztecler ('• um gallo Ijranco

               De grande crisia c esporas.

               Que des-pcria o galliiiliciro

               Do dia as prirnciras liora.s.

               E' elle o pae dos pinlinlios

               Que a Hotula agora lern.

               E. corno [)ae .carinlioso,

               Elle os vigia laini)fin.

               S<'> ()iianilo o- pinlos cornegain

               Piu-piu. piu-piu. a grilar,

               Clinnfecier fica zangado.

               E poe-se logo a ralliar.

               Eu acho que Clwntpcler

               A todos os paes irnila:

               Costa rnuito dos filhinhos.

               Mas. . . suas rnanhas evila.

CAROLINA KiBElHO.

{Dum livro em preparo.)
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VALERIA NAOONAL

( LKITIlHA PAI{\ \S CLASSICS \DF..\ \TAD\S)

       SANTOS DSJMONT E A NAVEOA^AO AEREA

      Sanlos Dnmoiil!

      Esic nome Icrnbra o t-storgo para a vicloria.   Fvoca

lalenio posto ao sfi-vigo da Palria i- da Hii.iiianidadt-.

     Santos Diiinoni e, mais inna vez. a reivindicacao pa r.i .

Brasil das (lescol)erlas aerostalicas.

     Si foi Kirlholonini LOUIVII(.;O o Padre Vendor que. prirnni

ni) iiinndo, anilou cm /Hi/do, in\cnlaii(lo uni <ieri)sliH<i — Saiiln-.

Durnoni loi ,]in-m levr a prima/.ia e a gloria dr provar. exper .

Binitalrnenit-. ••o,n o maximo sucres-o f applaiiso durn po^

ailonilo. ,|u^ „ »,///,s ^.^,,l,, ^^ „ „, i.imliern podcria pairar ix.-
soi.re as .•idade-s c os |)ovos. li^ando. durn lado a oiitro do 1111 -
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verso, a luz f a rivilizarao. a pa/ c a ronf raternizagao dos

hoinens.
     Transpondo l^rra- -- parlr soliila do planria — correm

os L-oiid»oios dc fi-'rro. Iransp.irlando a vida f as riquezas.
     Siilrando os rios r o niar — a rslrada real das nagoes, —

vPe'rn-se. sol)t'rl»as. as nans. inir (•ondii/,t''ni e reconduzern as pro-
duccoes da aclividade liiiinana.

     0 espirilo do lioincni <'• o d\nanio i[ue gera o assoml)ro de
-uas oliras. (;oiii|iiislou o solo c iloininon. as agiias.  Era pre-
riso ronquislar o rspago <• ddiiiinar os ares.

     Eslava rscrilo i]ue o engenlio dos lirasileiros devia resolver
o prolile'rna da locornogao aerra, corno o cspirito de Papin, o
<le Sli'plirnson •• o dr Man'oni decidiram magnas quesloes, que
vi^rani s;iiisfazrr ao- inlt'rrsses econoinicos da sociedade.

     Barllioloiiicn l.onmi(,-o invpniou. efreclivamente, urna rna-
fliiiifi. ile rotir. uni system fi d(-' nerostolo. E. sorneiile tres ((uar-
los de -(.'ciilo drpois. loi i|u<' apparrcerain os Monlgolfier —
Jos<'' e Estcvain -- a -<• occupar corn os neroslnfos. de que o
nosso [i.ilnrio loi o grandr [jr^'riirsor.

     0 nosso Julio Cesa r olisrrvou. adrniravelrnenie <i voo da-

ives c dc'rnoiislroii. pralicarncnl<\ i|uc o formate do diriirivrl v

nlongado. rorn a Darif dfanlcira inais desenvolvida.
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     Sanlos Durnent, como uma crianga a guiar cabriolet, fez
rnuilo desporlo corn suas aeronave.s dirigiveis, tanto de dia,

corno de noite.
     Ninguern no rnundo, Ihe poderia arrancar a gloria de ser

o pioneiro da locornocao aerea, que deu ao homem suas pnrnei-

ras azas.
     Or"anizadas que eslejarn as companhias de Lransporles e

dp cornmercio, e estabelecido o servigo postal — ligando os
povos numa unica exposigao de trabalho e de progresso — sen
nome sera sempre repetido, pelas geragoes reconhecidas, como
o dum dos maiores espiritos engenhosos da Humanidade.

                                                    A. R. c.



MUSIGAS E CANTOS E8COLARES

ALVORADA

(LETRA DA MUSICA ANNEXA)

Rornpe a rnanha no horizonte;

     na curvatura do rnonte

     resurge a esphera do dia.

A terra inteira palpita,

     na terra tudo se agita

     de gozo, paz, alegria.

A lyra agreste dias aves
     tern vibragoes tao suaves,
     que mais parecem divinas.

Nos galhos tremem as flores,
     donde recendem olores
     embalsamando as campinas.

Como se expande a Natura,
     em gracas, dons e ternura,
     por toda a parte a brilhar!

Por toda parte ella impera,
     em toda a parte exubera,

     no ceo, na terra e no mar.
P. S.
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QUESTOES GERAES

                A EXPERIENCE NO ENSINO

     Ha um genero de literatura escolar que tern bastante voga
nos Estados Unidos. E' constituido pelos relates em que certos
professores, depois dalguns annos gastos no ensino da sua espe-
cialidade, contain a sua experiencia. Ali se acham, expostos corn
fidelidade, os ensaios que fizeram, os processes de que langa-
ram mao, os resultados que colheram, seus successes ou insuc-
cessos e por fim, como remate, como coroamento da experien-
cia, as convicgoes que atraves deila se formaram.

     Nem todos esses relates, valha a verdade, sao obras pri-
inas; o que nao se pode negar e que elles constituem magmficos
subsidies para a resolugao dum grande numero de problemps

da didactica.
     Como especimen dessas publicagoes citaremos, por hoje,

o sugestivo livro de Angelo Patri, traduzido recentemente para
o francez e honrado corn um prefacio de Ferdinand Buisson.
Intitula-se na traducgao — Vers Vecole de domain.

     A experiencia de Patri confina-se, toda ella, nos domi-
nios da disciplina escolar.

     De origem italiana, o autor, embora houvesse passado por
uma Escola Normal americana, trazia a dobra da sua formagao
original. Disciplina, para elle, era o equivalente exacto do

caporalismo.
     "Nao tinha eu ficado preso, depois da aula, para aprender

a ligao? Nao fora batido por. ter pedido um lapis ao vizinho?
Nao fora posto de joelhos por ter gazeado a escola ou por ter
 defendido os meus direitos as barbas do professor? Nao me
 ralharam tantas vezes, nao me deram tantas notas mas nos dez
 annos que durou a minha vida escolar?"

     Iniciando sua carreira corn esta concepgao da disciplina,
 os primeiros passes do jovem professor levaram-n-o a um per-
 feito fracasso. Sua derrota e os soffrimentos que ella Ihe acar-
 retou, elle os conta corn uma sinceridade que raia pela candura.



REVISTA ESCOLAR101

     0 desastre levou-o a uma medilagao seria sobre o assum-
pto. Fiz, diz elle, um retrospecto sobre minhas proprias expe-
riencias. Submetti-o a uma analyse rigorosa, procure! interpre-
lar os resultados, fiz esforgos sobretudo para comprender os
instinctos das criancas cuja educacdo me era confiada. E as-
-im, pouco a pouco, a disciplina rigida foi cedendo o passo a
uma vigilancia sympalhica e carinhosa.

     Conducta, diz elle, significa acgao; ao passo que a escola.
como eu a concebia, significava passividade.

     Conducta significa liberdade do individuo e nao adhesao
cega a um dogma enunciado uma vez- por todas.

      ..... 0 habito da disciplina deve nascer da actividade es-
pontanea da crianga e nada tern de commum corn a obediencia

passiva.
      ..... 0 respeito religioso da individualidade da crianga

deve ser a regra apaixonada que inspira toda a actividade do

mestre.
     E assim Patri, talvez sem dar por isso, adoptava a divisa

paradoxal de Rousseau: — A puero discat magister.

     Partia dum excesso — o caporalismo, para ir cair no
excesso opposto — a abdicagao quasi cornpleta da autondade

 do professor.
      As conclusoes a que Patri foi levado sao discutiveis. Uma

 coisa, porern, e fora de duvida: — seu livro e uma documen-
 tagao, um subsldio precioso para aquelles que quizerem fazer
 d posteriori, um julgarnento pessoal sobre a questao da disci-

 plina escolar.
      0 que fez Angelo Patri, no terreno ern que se collocou,

 fizeram outros professores americanos a proposito das disci-

 plinas que tern leccionado. Seus trabalhos constituem um repo-
 sitorio de observagoes utilissimas, um roteiro seguro para nor-
 tear os passes dos que transitam nas mesmas veredas.

      Entre nos, pouco, quasi nada se tern feito nesta direcgao.
 E assim, quando se trata de apreciar um novo methodo de en-
 sino, o que predomina sao os argumentos a priori. Haja vista
 o que se tern dado a proposito da leitura analytica. Alguns pro-
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pugnam esse rnethodo corn extremo ardor, outros o combatem

corn manifesta ma vontade. Qual o meio de resolver o litigio?

Era consultar a experiencia dos professores que, tendo ernpre-

gado os dois rnethodos oppostos, estivessem no caso de dizer os

resultados que colheram, os meritos e as falhas da respectiva

aprendizagern. Seria esse o argumento dos factos — res non

verba — e que outro podera haver de mais probante?

     Infelizmente esse genero de literatura esta ainda a es-

pera de cultores systematicos e dedicados.

     Fazem-se livros, muitos livros, mas sao livros deslinados

as criangas e cuja elaboragao representa, para os autores ou

editores urna fonte de lucros.

     Poder-se-a objectar que as publicagoes americanas a que

me refiro consignam os resultados duma experiencia didaclica

rnais que secular.

     Seja.

     Mas.'si a nossa experiencia, a contar de 89, pouco excede

de tres decennios, nao e isso uma razao para que se deixe de

comegar.
     A Revista Escolar, cuja publicagao se enceta agora sob os

melhores auspicios e cujo primeiro numero e, mais do que uma

esperanga, um real successo, a Revista Escolar, digo, podera

prestar um optimo servico ao 'mundo escolar estirnulando os

escritores didacticos a explorar o novo filao aurifero.

     Os resultados, sob o ponto de vista dos lucros cornrnereiaes,

serao rnuito diminutos: livros dessa natureza so poderao ser

manuseados por urn grupo lirnitado de profissionaes do ensino.

     Curnpre, porern, nao perder de vista que cada urn de nos

e urn devedor, no terreno da sua profissao.

     Si a empreza e syrnpathica e exactarnente por aquillo que

ella tern de desinteressado.

                                         J. L. RODRIGUES.



                   "KEVISTA ESCOLAR"

     A unprensa desta Capital, e'in sua quasi unanirnidade, rece-
bt'u corn palavras de applause os dois prirneiros numeros dessa
publicagao.

     Anirnada |jor ajioio lao espontaneo e por isso rnesmo, de
real valor, a Reristft tratara de proseguir corn desassornbro no
caminlio ([lie se tracou, procurando assirn corresponder a boa
accdtagao corn (|iie teni sido recebida.

     Por lalla de espago, deixarnos de transcrever aqui as apre-
ciagops (|ue sol)re ella lorain feitas.

     Fntrctanio, gratos.

                MAIS CPU PCS ESCOLARES

     Incansavel no senlido de incremental' cada vez mais o en-
-ino publico enire nos, contimia o governo do Eslado a nao pou-
par esforgos e energias para esse iim.

     Assirn e que, alem das escolas .inaternaes em via de organi-
zacao, aleni dos grupos escolares a que se refere o nurnero an-
terior desta Revista, to rain creados rnais os seguinles estaljele-
cirnenlos de ensino:

     Crupo Escolar de Ilu,
     Grupo Escolar de Novo Horizonte,
     Crupo Escolar de Villa dos Lavradores. ern Bolucatu.
     2." Grupo Escolar de Baurii e
     Grupo Escolar de Cabreuva.
     Para os cargos de directores desles estabelecirnentos forarn

nomeados, respectivarnente, os seguintes professores:
     Juvenal Cornelio Appelt, Miguel Ornar Barreto, Joao Pires

Barbosa, Paulo Antunes, Jose Alves de Carnargo e Bacilides
de Godov.
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                      COLLABORATES

     Aos distinctos mernbros do professorado paulista, que,
accudindo ao appello feito no primeiro nu'rnero da Revista Es-
colar, Ihe tern enviado originaes, esta redacgao protesta cordiaes
agradecirnentos e declara que, opportunamente, ira publicando
os referidos trabalhos, como ja comegou a fazer ha presente
edigao.

             ANNUNCIOS E ASSIGNATURAS

     A Revista Escolar acceita annuncios de livrarias, estabele-
cimentos de ensino, papelarias, casas de artigos e moveis esco-
lares, etc., etc.

     Outrosim, attende a assignaturas, nao so para o Estado
como para todo o territorio nacional.

     Os interessados poderao tratar desses assumptos corn o
Sr. Augusto R. de Carvalho, redactor-auxiliar da Revista, no
Largo do Arouche, 62, todos os dias uteis, das 11 boras da
manha as 3 da tarde.



DIREGTORIA GERAL DA INSTRUCCAO PUBLICA

                ACTOS DIVERSOS

    No concurso aberto nessa Directoria, para provirnento de
escolas isoladas da Capital, realizado no rnez de fevereiro,
p. findo, a classificagao dos candidates, corn os respectivos nu-
meros de pontos, foi a seguinie:

N."                                NOME                                Pontos
 1  Francisco de Padua Ramos   ...... 409,6
 2 Odon Cavalcanti Maranhao   ...... 406,0
 3 Jose Fernandes Bonilha Junior   .....  396,0
 1  Rosa Garrafa ..........  551,8
 2 Maria Augusta Saraiva   .......  508,6
 3 Maria Ignez de Camargo Barros ..... 496,8
 4 Zenaide Braga .......... 494,0
 5 Maria de Lourdes Moura .   .   .   ...   .   .  493.0
 6 Evangelina de Macedo   ....... 487,1
 7 Heloisa de Macedo   ........ 486,]
 8 Noernia Costa de Magalhaes Gomes .... 473,0
 9 Margarida Saraiva    ........  465,6

10 Luiza C. Pineroli .........  462,0
11 Maria da Conceigao Villas Boas .....  462,0
12 Laurinda Teixeira da Silva  ......  459,2
13 Erydice Epaminondas Zerbini    ..... 455,2
14 Thomazina Mazarell»a ........ 455,1
15 Celeste Varella Lessa ........  454,2
16 Auta Apparecida Siqueira ....... 454,0
 17 Anna Lydia Seixas  .   .  .   . ' .   .   .   . 452,6
18 Sylvia da Silva Guirnaraes  .   .   .   .   .   . 448,0
19 Christina Deler    ..........  446,5
20 Cecilia da Costa Seixas   .......  443,2
21 Anna Sao Joao   ......... 440,0
22 Maria de Lourdes Calazans   ......  439,5
23 Jenny Cardoso .......... 439,2
24 Maria Elisa Cesar .........  425,1
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N."NOME|',inn,-

25Amelia Zanni ..........424 5

26Hercila da Cruz Prado .......421,1

27Magdalena Collange Scavone ......416.9

28Julia Crosato ..........4J6.2

29Maria Zuquim . . . . . . . . . .4160

30Brites da Rocha Alvares .......415J)

31Carmen Loyolla de Oliveira ......411,!;

32Guiornar Gongalves ........409,9

33Errnelinda B. Fagundes .......409,5

34Maria Julia Hoppe ........405.2

35Vicenlina Paulina Lettiere ......404 8

36Julia dos Santos Fagundes .......400 I

37Emilia Lettiere .........399 0

38Leontina Pereira Crace] .......398,0

39Benedicta Fonseca .........393 5

40Idathy Carnargo de Azevedo ......393 0

41Luiza Perbellini .........,392 0

42Lucilia Loyolla de Oliveira . . . . . .380,2

43Maria Sahd ..........367.0

44Violeta Zuquim .........348.5

45Maria Anionietta Barl)osa .......300.0



^

    SECRKTARIA DO INTERIOR

                   ACTOS DIVERSOS
     No requerimento em que a professora D. Sebastiana Vaz

de Campos pede licenga corn declaragao de inicio, foi exarado

o seguinte despacho:
     "Nao pode ser concedida a licenga corn inicio declarado,

pois o respectivo director informa que o requerimento foi en-
tregue pessoalmente pela supplicante, o que exclue a circum-
stancia de estar de cama. Nestes termos nao foi satisfeita a
exigencia legal do art. 17, § 2.° da lei n." 3.205, de 1920.

     Foi officiado a Secretaria da Fazenda e a Directoria da ,
Instrucgao Publica, para as devidas providencias, scientificando
ter sido restabelecido o prazo de tres mezes para os pedidos de
juslificagoes de faltas por parte dos professores. Findo esse
prazo, sem que haja recurso destes, as faltas serao consideradas
injustificaveis, devendo, entao, o Thesouro pagar aos respect]-
vos substitutos, independentemente de qualquer formalidade.
a parte dos vencimentos descontada aos substituidos em virtude
da injustificagao das faltas.

     No despacho de 19 de fevereiro p. findo foi assignado o
decreto creando o Grupo Escolar de Pedregulho.

                              *

     Na mesma data foram assignados os decretos localizando
mais 15 escolas na Capital.

    Vao ser creados mais dois grupos escolares: — um em
S. Simao e outro em Serra-Azul.
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