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     Pela quarta vez apparece a Revista Escolar, trazendo
mais um modesto contingente de elementos que conseguiu
reiinir, afim de collaborar no trabalho das nossas escolas.

     Entre esses elementos figuram os que constituem as
suas seccoes praticas, onde se desenvolvem licoes sobre

varios assumptos.
     Pretender que taes licoes sejam a directrix unica,

exclusiva, intangivel a seguir no terreno pratico do ensino,
como pensam alguns, seria crear uma nova e insolita ortho-
 doxia, sui generis — a orthodoxia didactica — ou entdo,
em pleno seculo XX, resuscitar a escolastica medieval em
que as demonstrates a priori caracterizavam o dogma-
fismo syllogistico da epoca.

      Nada disso. Esta revista, ndo so pela natureza dos
assumptos de que vcm tratando, como pela forma por que (-
os tern versado, parece jd haver definido claramente o sen
 papel de mera orientadora no. sua parte propriamente
 didactica. Assim, as suas licoes subordinadas aos titulos
 geraes—Licoes praticas e Licoes de coisas—sdo formula-
 das de accordo corn o que a experlencia tern exuberante-
 mente dernonstrado no meio escolar primario. Ellas visam
 apenas reproduzir factos observados no ambiente das es-
 colas, tal como elles se ddo; photo graphal-os, permitta-se-
 nos a expressdo, e delles deduzir algo de util ao ensino.

<-'
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     Ademais, esses factos, comprovando a harmonia que
deve existir entre a accdo do educador e a do educando,
mostram ao primeiro, quando ainda falto de tirocinio, a
vereda a trilhar para o bom exito do sen trabalho.

     Como quaesquer outras, as licoes a que nos referimos,
devendo se desenvolver dentro dos limites da subjectivi-
dade do mestre e de conformidade corn as condicoes psy-
chicas dos alumnos, ndo podem, ipso facto, representar,
 de modo algum, normas absolutas de transmissao dida-
ctica. E, nem e licito, e muito menos logico, dar outra •
interpretacdo ao caso, porqudnto si e facto sedico que, na
pesquisa da verdade, o Methodo se ndo pode divorciar da
 induccdo e deduccdo, ndo e menos exacto que, na sua pra-
ticabilidade, elle precisa recorrer a'processes, meios, m6-
dos, que variam fatalmente, consoante a natureza do
agente e do sujeito, hem como nas relacoes entre estes e
o objecto. Ora, isto se accentua, a evidencia, no meio es-
colar, onde o poder transm-issor do mestre deve harmo-
nizar-se corn as fdculdades receptoras da classe em geral
e, o que e mals, de cada alumno em particular.

     Concepcdo contraria ao exposto, e urn attentado con-
tra a logica e o bom senso — o que ndo se enquadra nos
 moldes desta • publicacdo, como acabdmos de demonstrar.

     E' obvio, portanto, que os trabalhos aqui registrados
e praticamente desenvolvidos, ndo representam modelos
 unices a adoptar nas classes escolares.

     Eis porque a Revista Escolar apenas se limita, neste
 particular, ao papel de mera orientadora, como jd ficou
 dito. Entretanto, no exercicio de tdo modesta funccdo,
 nem par isso deixa de consider ar-se util as escolas, por-
 quanto si ha no seio do professorado urn elevado numero
 de membros a quern a capacidade technica alliada a um
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 longo tirocinio dispensa toda e qualquer orientacdo, mui-
 tissimos professores ha a quern o pouco tempo de exercicio
 amda^ ndo acepilhou os aculeos que soem interceptar-lhes

 os pnmeiros passos no caminho do ensino.
      £" para estes, principalmente, que a Revista versa

 assumptos no terreno pratico da pura didactica, applicada
 ao ensinamento primario.

     £" para todos, entretanto, que ella trata, em suas
varias seccoes, de questoes que se enquadrarn no dorninio
da Pedagogia e das quaes todo espirito dotado de senso

cntico poderd sempre auferir algo de proveitoso.
     E assirn, conscia de estar cumprindo criteriosarnente

a sua missdo, isto e, prestando alguns services d instru-
ccdo publica do Estado, a Revista Escolar proseguird des-
assombradarnente o seu caminho, sempre confiante no

concurso de todos quantos possam e queiram auxilial-a
na obra do aperfeicoamento do ensino popular.



         LICOES PRATICAS

                      LINGUAGEM
               COMPOSI^AO FOR ESBO^O

             0 professor distribue o material pelo modo-
         cornrnumente estabelecido.

             Sobre a mesa deve haver flores de diversa-.
         formas. Estara escrito u esboco no quadro.

             A licao ja deve estar preparada, afim de sei-
         proveitosa.  Ninguem ensina sem estudar.

             0 professor fara primeiro, corn a classe, compo-
         sicao collectives,, pela forma socratica; e, depois, pela
         ordem do esbogo, cada alumna fara a composicao in-

         dividual, escrita.

                          ESBO(;0

A flor; — Numero de seus verticlllos e composicao de cada um.

Calice e corolla: — Suas especies.
Androceu: — Estames e suas paries.
Gyneceu: — Carpellios e suas paries.
Forma, cor, cheiro e utilidade.

     — Meninas, que e isto? Levante a mao quern sabe.

     — Diga voce, Cordelia.
     — Bern: e uma flor.
     —Maria, como se cha'ma esta parte da flor, que e a pn-

meira de fora?
     — (?)
     —Nao se lembra? Pois tern o mesmo nome daquelle

copinho de vidro, em que se toma vinho. Chama-se....
     —Exacla'mente: chama-se cali-ce.
     — Quern e capaz de dizer de que cor e o calice?
     — Levante a mao quern sabe.
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   ^  — Somente voces e que sabe.m? E as outras nao sabem

  ver:'

        - Ollie hem voce. Yara. e veja de que cor e.

      — Sim: e nerde. E porque nao levanlou a mao, si sabia?

      — Bom. A primeira purle da flor, indo de fora para den-

 tro —• o calice — <'• iicrde.

      —-Como se cliamam, Doea, estes pedacinhos do calice. que

 f.-))Hlhci soljrr sii;i farleira?

      — Sim: scpa.los.

      —Dciilni desic cilice, Leonor, qiie e formado de sepalos,

 TIBO cyl;i „ vinliu.  Esia rsia parte, a segunda depois do cali-

 fe . . .   Qiie nomc leiuy

      — Mnilo l»cm!   E'1 a corolla.

      — Como sc deiiominam estas follihihas coloridas da

 cori')llay

      — (.)iicii) sal>r.''

      —-- Diga VDi-r', Eulalia.

      — Ex;iflamenle: cliamam-se pelalas.

      Como voces acaliam de ver, tirei o calice e a corolla desta

 tlor.   ricai-cim eslas dnas partes mais interiores.

      —One nonir icm. Ccirmen, esia peca. que veni denois da

 comlla?

     — Vluilo l»ciii!   Cliama-se estaine.

     — E ("oiiio ronlieceu que e eslame?

     — Exac-laineiile: |)ela presenca desta caixinha que esta

cliria dc jio amarell;).

       — One nomes [em psia caixinlia e este p6, Luizinha?

     —Sim: ;] caixinlia cliama-se uruhera e o p6 e o pollen.

     —E csle lioziiilio que levanta e sustenta a anthera. Diva,

iliir noitie temy

     — E' isso mesmi): (.•hama-se filete, ^uc e um diminulivo de

(]<). Assini f'oiin) (Ie diuSio se deriva di-abi-ele., de jio se forma

f if etc.

     — Qiiars. nilao, Lucia, iodas as pecas dum eslame?

     — Bravo!  Filete, anthera e pollen.

     Tirando os estames desta flor, ficara esta parle, a mais in-

terna de Iodas.
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      — Que nome tern esta parte que ficou, Stella?
      —Sim: e o gyneceu.
      —De que se forma o gyneceu? Quern sabe?
      — Responda voce, America.
      — Exactamente. Forma-se de carpellos.
      Reparern bern: esta peca filiforrne se prende a esta peca-

 bojuda corn que termina o cabinho da flor.
      — Como se chama, Yvoime, o caLinho d-a flor?
     —Pediinculb, diz bern.
      0 pedunculo termina quasi sempre por uma especie de

 corpo bojudo, como este. Este corpo, depois de mais crescido.
 amadurece e DOS o comemos.

     — Que nome tern esta parte bojuda da flor, 'Mice''1
     —(?)
     — Quem sabe?
     — Vejo que se nao recordam. Chama-se ovario.
     0 ovario, depois de amadurecer, chama-se fructo.
     Do ovario partem estes fiozinhos, (jue se alargam nas ex-

 tremidades, como veem.
     — Que nomes tern, Lydia, esle? fiozinhos e a sua extre-

 midade?
     —0
     —Nao ?e recorda mais? Ninguem sa1)e?
     —(?)
     — Chamam-se estyletes e esligma.
     Tirando o ovario, o estylete e o ^stigma, desappare.'e.

 corno veern, a flor.
     Estas quatro paries da flor — calice, corolh, nndroceii e

gyneceu — e que se charnam os quatro verticillos floraes.
     —Va a pedra, Jacy, e escreva la a palavra verticillo.

Tern I dobrado, ou gerninado.
     — A flor que tern todas essas quairo partes, Lourdes. nao

faltando nenhuma, que norne tera?
     —Sim: e flor completa.
     —Que nome daremos, Didia, a uma corolla, cujas petalas

forem todas soldadas umas as outras, corno a da maravilha,
a da abobreira — como si fosse urna petala so, corno um funil9

     -CO
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  ^ ;.<:;: t:::^b;S

  ^^d;^^:;:^1'1'-1--11-0^
         E ^ eorolla de muilas petalas. RosinLa, qm. ,,ome ter,-^

      ^^•.nm.nte:ehau..,se^^^.,^^-

  Nareisa^       /o/w" ;1 ""• 0 '•/;(•/7-- d "tiud<1^ ^ l-'ores,

      — Sim: variant imiito.
      ^Quamo a («,,,,^ ,,,„„„ ^ ^ ^^ ^^

 Pie. e om^ T"1111 lal1'1"1" mlli10-   LJmcls te'11 i<"••"- ——
 'dep ;/./;"•    Illos ex"llls"os• l•omo ;i f'l•e (•hc•——— ^ ^

        Qifanh, ;; (.or. coin,, ^_ Cariola9

 —^'^^n 'r,.^^ -C6r e outras' —     -^.nio ao d.eiro, ..omo p6<lem se,, Conceieao.

 -^ ^^ 'r r"1"11^ u"lr;•s njo 0 !em: sao           ^^umas I,,, ,),. ehei>-o desagradavel.
     - Q"^ a ui.lidade das riore.. meninas.

    - L'iga voce. Amalia

pa,,^^"::':',^";,,'1" ?'"""• ""' ger"11 8"" "'"I-8

»rve,,, J. ,,,«,w,, ,:    , ";;;l'»"Helr".;.•• l'--P-"«, " ——;
«""o a da al,,,!,,,;,., „ „ ,:,„„;l^ "•' ""res 'I"- se comen,,
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    I   ANM)

(Coiitiniiactid)

               -\ idea va";a duin.i ijiiaiilidade torna-se detmida,

          quando dividimos ;i quanlidade em |)artes eguaes e

          conlamos essas paries.
               E'le e lamliein 11 [irocesso d;is 1 rac^oes.  •\ Ira-

          CC;K). porkmio. nao envoi ve idea iio\a: auxilia a es-

          (.'larecer a avaliai-ao. ;i mediila del iluanlidade. e a

          expriinil-a com exacLidao.
               Esta licao |)odera ser dada deixlis do estudo do

          mnnero oilo.   Servira |>:ira fixar os conliecimentos

          soln-e fraeeoes.

                            LICM) \ I

     {Cisdn al 11.1111111 !.'ru n .^111 lewnni.  Em cunti da /«<•.•>•« ha-

wrd circiilos tie pa pel curlilo em differentes cores, niedindo

O./MfO de (liinnetro cudfi 11111.  Podein ser riscinlos e f-oi-indos

pe.luf, proprios alumnus aproreilando-se para /.s.so as auias de

Iraln^Uuis ninnnaes oil de desenlio.)

      Pmfes.wra. -- Alliei-lo. de a ••ada urn de .en.. rollegas

de classe. \ desses carloes <ine corianios honlcni.

      Alu.iiino. — Esles rin'iilos?
      p_Sim.  (klidado, porem. qiir uao tenliam todos elles

 a inesma <-or.
      ^._En lenlio •'. eirculos de 1 rores: venle. ainarella,

 aziil e liraiiea.
      A.—As rore- ila nos^a l>;indeir;i.
      p_Sim...   Todo> i)egiiem o ein'ulo timarello.

      /L—E' este?
      p_Enlao, voce nao conhece o amarello?'. E'. sim. Este

 vae ficar aiiiii na earleira, inleiriiiho.^ Mostrem o circuio verde.

      A. — (Most ram.)
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     P. — Cortem-n-o, Lem pelo meio.
     P.—(Pegando num dos semi-eirculos.)  Qne parte e

esta do cireulo lodo?
     A. — E' a metade ou o meio.
     P. — Quanlas metades lem o cireulo?
     A. — 2 metades, 2 .meios.
     P. — Antonio, eomo e quo o gix e o lapis di/.ein metade

on ineio?  Venlia ao quadro escrever.
     A. —( Vac ao qnadro negro e esereve: 1/^)
     P. — Escrevam lodos, eom muito capriclio, t/^ em cada

uma das metades.  Ponham as 2 inelades juntas.
     A. — As 2 metades fazem 1 cireulo inteiro.

     P. — Ponliam as melades verdes. junto coin o eirculo
amarello e mostrrm o axul.

     A. — (Mostram.)
     P. — Cortem esse eirculo tamljem em 2 pedacos eguaes.
     A. — 2 iiieliides.
     P. — Peguem uma das melades e eortem-n-a tambem

 :io meio.

     A. — (Col-lain.)
      A.—Esia (mostrando) e a melade da melade.
     /). — Peguem a melade que nao foi eortada e facani a

 mesma coisa. Quanlos pedacos azues [em voee. Arthur?
      A.—Tenlio 4 pedae,os.
      A.—Dividimos o circulo azul em 4 pedacos egnaes.
     P. — Quando dividimos alguma colsa ern 1. paries eguaes,

 eada parle cliama-se. . .
      A. — ] (juarlo.
      P.—Conte os quartos, Antonio.
      A.— (Mostrando.)   1 quarto. 2 quartos. 3 quartos, 4

 quartos.
      P. — Quern salie escrever I quarto?
      A. — Eu sei. eu sei.
      P. — Venlia Augusto. ao quadro negro, escrever 1 quarto.
      A. — (Esereve: \/^}
      P. — Varnos todos escrever, Ijem direitinho. 14 em cada

 pedaco destes.
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     Ponham os 4 pedac'os juntos.
     A. — Os 4 quartos fazern 1 cireulo todo.
     P.—Alvaro, quantos pedacos azues (quartos) precisa-

 inos para fazer 1 pedaco verde?
     A.—(Reunindo os pedacos.)  2 quartos fazem 1 meio.
     P. — Guarde.m os cartoes azues e tirem os circulos

brancos.

     A.—Varnos cortar esles tambern?
     P. — Sim, ao meio, primeiro.
     A. — Estao pro'mptos os meios.
     P. — Cortem os meios em quartos.
     A. -— Aqui estao os 4 quartos.

     P. -— Agor.i, peguem cada (juarlo e cortern ao meio.
     Em quantas partes ficou o cireulo dividido?
     A. — Ficou dividido em 8 paries eguaes.
     P.—Quando dividinios alguma coisa em 8 partes egnaes.

cada parte chama-se. . .
     A. — 1 oilavo.

     P.—Conte voce, Allino, os oilavos.
     A.—(Mostrando.)   1 oitavo, 2 oitavos, .3 oitavos, 4 oi-

tavos. 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos, 8 oitavos.
     P. — Quern quer escrever ] oitavo? Venha voee, Alfredo.
     A.—(Esereve V^ no quadro negro.)

     P. — Escrevarn todos ^ em cada um desses 8 peda-
cinhos. Ponham' depois os 8 pedacos juntos.

     A. — Os oito pedacos juntos fazem 1 cireulo inteiro.
     P. — Sim, 8 oitavos sao 1 iiiteiro.
     Facam 1 quarto coin esses pedacos. esses oitavos.
     A.—(Fazendo.)  2 oitavos tazem 1 quarto.
     P. — Facam 1 metade corn esses pedacos, esses oilavos.

     A. — (F'azendo e falando.)  4 oitavos fazem 1 meio.
     P. — Agora, vamos examinar os circulos e pedacos de

circulos pelo lado onde nao ha nada escrito.   (Mostrando o
cireulo.)  Que parte e esta do cireulo?

     A.—Nao e parte; e o cireulo inteiro.
     P.—(Mostrando a metade.) Que parte e esta?
     A. — E' a rnetade, e 1 rneio.
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      /-'.—(Moslraiido ] qinirlo.)   E esla. que parte e?

      4. — E' 1 quarto.

      /'•'.—(Moslraiido 2 quartos, primeiro separadamente e

 depois juntos.)

      A.—Sao 2 quartos: sao tamljem a melade ou o meio.

    ^ P.—(Moslraiido I oilavo.)   Que parle do eirculo, ve

 voce. Lauro?

      A. — ] oilavo.

      (Us exercicios podem inultipliear-se.)

      ^- — ^wn voce, Aristides, corn os pedacos. 1 cireulo

 inleiro.

      A. — De qiiiilquer cor?

     P. — Sim.

      A.—(Reune os 2 meios.)

     P. — You fazer, aqui no quadro negro, o quo Aristides fez

corn os pedacos do cireulo. (Vac ao quadro iiegro e esereve.)

                        '^ + L^l

     Armaudo vac lazer um cireulo doutro mode.

     A.— (Keune 1 meio. 1 quarto e 1 quarto.)

     p-—^'''J" si v"'^ e capaz de fazer no quadro negro o

que voce lez corn os'cartoes.

     A. — ( Esereve.)

                    1^ + 14 + VA = 1

     P-—Faca. Arlindo, uni cireulo inleiro. doutra maneir;i.

     A. — ( Heune 4 quartos.)

     P.—Muito Ijern!  Venlia escrever isso, aqui no quadro

negro, para a classe ver.

     A. — (Esereve.)

                VA + ^ + % + ^ = 1
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     Podera este exercicio servir para occupacuo — dizendo a
professora que quer ver qual o alumno que acha maior numero
de rnodos de forrnar o cireulo complete.

     Grande interesse moslrarao os alunmos em preparar pro-
blemas uns para os outros.

     Esta licao presta-se admiravelmente a isso.
     Depois de ler a professora f'ormulado diversos proble-

mas, vera apresenlarem-se alguns corno estes:

     1 — No rneu anniversario erarnos oilo [)essoas a mesa.
Marnae cortou um Ijolo em 8 pedacos eguaes. Cada urn de
nos que parte do bolo comeu?

     2 — 0 bolo foi cortado em 8 pedacos eguaes. Tres pes-
soas nao o quizeram. Que parte do bolo ficou?

     3 — Uma vidraca tern 4 vidros. Um delles esta quebrado.
Que parte da vidraca tern vidros? Que parte nao tern?

     Os cartoes poderao ainda ajudar na resohicao dos pro-
blernas.

             GEOGRAPHIA

         PORTOS BRASILEIROS

              {Conliniiacao)

     Ao ensinar a Ceographia do Brasil, uma das
preoccupacoes principaes do professor deve ser levar
a classe a conhecer as i-i(]uezas incalculaveis do nosso
paiz. os vastos recursos que a actividade humana of-
fereee esta abencoada regiao.

     Tratando-se dos |)ortos, chamar a attenc'ao do
estudante sobre o commercio e como este se desen-
volve parallelamente aos meios de transporte. A im-
possibilidade ou difficuldade de expedir para ionge
as produccoes de sua colheita ou cultura, faz corn que
o homem se detenha no sou esforco de produzir.
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      (A' frenie da sal;i deve haver um bom mappa do Brasil

 » panoramas dos |)ortos visitados. especialmenie da bahia da

 Guanabar;!.)

     Altinino.—Quando iremos laxer nossa viagem ao norle

 do Brasil?

     A.—Como aquella que li/.emos aos portos do sill e de

 que lodos goslainos inuilo.

     Professor.—Podemos lazel-a lioje.

     A. — Desia vez iremos e.m navio nienor para podermos

 parar em qualquer |n>rlo onde queiramos, nao e verdade?

     P. — Sim, e essa navegacao cliama-se de cabotageni ou na-

 vegacao costeira. As embarcacoes mio se afastam muito do li-

 loral. Mesmo os uavios menores nao param em todos os portos.

     Para irmos mais a goslo, vainos supper que viajamos

em navio nosso.
     A. — - Que bom!

     A. — Assnn uao perderemos lempo coin passagens. pas-

'.ipol'les etc.
     /-*• — l^recisainos dar uni nome ao nosso iiavio.  (Jomo

li;i de elle se chamar?

     Ba[»li/e-o voce, All)erlo.

     A. —Varnos cliamal-o "Pilolo".

     P. — "Pilolo vac iios (amiliarizar com os portos do norte

11 o B ra s i I.

     "I'llolo" e navio lirasileiro; podr levar e trazer cargas

dum porto para ouiro do |)ai/'. Os navies estrangeiros lambem

|jodem traiisportar cargas, mas daqui para o estrangeiro e vice-

versa. Desde 1808, estao os nossos portos franqueados as na-

cdes ;imigas.

     A. — Donde vamos partir?

     A. — De Saiilos. Nao loi de la que seguimos para o sul?

     P- — Sim. Santos e o nosso porto de partida. Que vamos

ievar no iiosso navio?

     .-(.—Care.

     ^- — Le\emos cafe — o nosso ouro — para os Estado-

que nao o produzeni, e alem disso, outros productos naturaes

ou manufaclurados.
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      Vamos para o norte.  Aqui, logo a sa-ida da bahia, ha

 uma ilha; e a Ilka de Santo Ainuro.  (Mostra-a no mappa.)

      4.—Vamos navegando in;iis |)ara 1esle.   (Mostrando

 sempre o mappa.)
      P- — E chegaremos a outra illia: — /'///.'/ de Sdo Seb/istido.

 Ao sul ha urna luz forte. E' o pharol da Ponta do Boi. Esle

 pharol guia navegantes que vao Atlanlico ['era.  Nos vamos

 a([ui jinilo ao continente, deseinl)arcar nesle porto que e Sdo Se-

 bastido. Bern em frente, esta Villa Helln. Saindo, passamos

 pela enseada. Vejam eomo sao recortadas aqui as costas. All

 esia uma ilha corn um nome engracado: — Ilha dos Porcos.

     -4. — E para alii que vein os presos?

     P.—Sim: nessa illia o goveruo estadoal mantein um

 presidio.

     Estamos chegando a I batuba, i|ue e o ultimo porto do ter-

 ritorio paulista.

     -4.—Ja cliegamos ao Eslado do Rio de Janeiro.

     P- — Agora, passando este cabo lao pronunciado, entra-

nios no porto de Paraly.

     A.—Esse e o iiome que dao a bebida aguardenle.

     P. — For signal (me nada boa. . .  Mas, reparem como

estamos num golfo. Bern na frente, a Illia Crande, onde ha o

Pharol Castelluino. Em frente a Paraly — Angra dos Reis.

     A.—Nao fui alii que esleve Martim Affonso de Souza?

     P.—Justamente. . .   Vamos nos afastar inn pouco das

costas.
     A.—Que illia exquisita!

     -4.—E a Restinga da Marainl>aia. Olhem l)em. (Mos-

tra o panorama da Bahia do Rio de Janeiro.) Aqui e a Bahia

do Rio de Janeiro tambem chamada Giianabara.

     Extasiem-se deante duma das obras-primas da natureza!

     Este e incontestavelmente o primeiro porto do Brasil corno

tambem da America do Sul. E' ainda a mais bella bahia do

rnundo! Notavel e a seguranca dos sens ancoradouros; espan-

toso e o seu desenvolvirnento commercial. Nella podem anco-

rar, ao rnesrno tempo, as esquadras de todos os paizes do rnundo.

     Aqui estao os pharoes de Santa Cruz, Sdo Jodo, Lage, Vil-

legaignon, Ilha das Cobras, protegendo os navegantes.
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       .•^.—As coslas do Eslado do Rio sao bem irregulares.

       P.—Para guardar essa accidentada cosia ha muitos ulia-

  roes. Aqui. logo a saida da barra, esia o pliarol da Ilha Rasa.

  l)em junto ao literal: neste pequeno archipelago. o pliaro] de

  Maricd. depots a Ponta ^egra: aqui. a;) sul desia pequena ilha.

  num logar muilo perigoso. o pharol de Cabo Frio.

      A.—Agor;i. vamos navegar em direc(;ao ao norte.

      P. —Chegamos ao Porto de Cabo Frio. Serve de entrada

 a Lagoa de Arariiaiiia.  Aqui a industria saliua e prospera.

 Vamo-, lev;.,- muilo sal.   Nesh. pequenina Ilha de Santa

 Anna, ouiro pharol prolegeiido os naveganie-, que se dirigem

 P;n-;i a Barra de Sao Joan. V;mios a Macahe. onde tomlre-

 mo^ rarregamenio dc .issucar.

      A. — Agora ;is coslas nao sao accideiitadas.

      /.—Sao mais on menus unifor.mes. ale cliegarmos ao

 Calm de Sdo Tlioiiie.

      A. — \\\\ lamljein h;i (iliarol?

      /-'. — Sim. 0 do Cuba ile Sdo Tlwme.

      4.—0 navio vac bem para o norte.

      A.—Que no e esse que aqui desemboca?

      P. — E' o Para/iyba.  \' margem direita da sua lo/. esta

 o Porio de Sdo Jodo da P>arra. Vamos carregar mais assuear.

     -4. — E donde vein tanio assucar?

     ^'- — ^nl ^lui de perld do municipio de Campos e vizi-

 nlianca.s.  0 Eslado do l!io oecupa o segundo logar na pro-

 diicc;io do assiic;ir.

     A. — Eslame-. entrando no Estado do Espirito-Santo.

      4-—Ja as coslas sao recortadas outra vez.

     P.—Aqui, na !lh(i Franceza. ha um pharol.   Estamos

chegando ao Porto Anehieta.

     A.— Nome do jesnila a qnem o Brasi] tanto deve.

     ^.—Vejo que voce. Armando. sabe a Historia da sua

terra . . .  Aqui e Cuarapary. Vamos agora a capital do Espi-

rito-Santo.  Eil-a:  Victoria.

     •4. — Pica mima ilha.

     P.—Comrnunica-se corn o mar por um canal. Vejam o

a-perlo encantador da vegetacao que cobre os morros ao seu
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redor. Ahi na frente e a cidade do Espirilo-Santo. antiga Villa

Velha.

      A.—Fnndada por Vasco Fernandes Contmho. qne loi o

donalario dessa capilania.

     P. -- Como os mens iilumnos s;il>em Ilisloria Patria!

Bnivo!

     Desie E-lado nao levarernos ca rreganienlo. [)ois ;i sua prin-

ci[i;i! cxporlacao consisle (|iiasi i|iie unicLimenIc de cafe. que

nos |i) trouxcinos li;istaiile.

     Si formo-- |)elo Rio Doce abaixo. Irareinos madeini-- pre-

ciosas.  Aqui. an norte. o Esplrito-Saiilo nao lein (|uasi portos.

      -L — F,nl;1'i. '.jri;'- ;i l^.ihia.

      P. — \a(|uell;is illias pequenas esia o Pluirol dos Ahro-

Ihus. Fstc |)riineir<> |iorlo e Cararelliiy.. Depois. Porto Seguro.

prole^nio ))elo ]tliarol do mesmo nome.

      A. — Este e o porlo onde Cabral desembarcou quando des-

cobriu o Brasil.

      /'*. — •\s co.'la-' nesliis vizinbancas est;1o cheias de recor-

dacoe-; do' priineiros lem|)os da noss;i Hisloriii.   •\qiii e C.ari-

navierit^.  Agor;i. e IHieos.

      A. - Onira capilania.

      P.—\\' |)recisii ciiidado coin eslas illi;is peiisienas junto

;i» ci)sl,i--. .S.i cslainos jvi-'tando os ])lia rors de lln jiitaii e Santo

 Anioniu. antes da Ijarra dc Tmios os Santo.^. l^'l.imos enlrandn

 na llahid ou 5. Salrndor.

      A. -- Foi c>i|)ilal do hh'asil i)uando c(doiii;i.

      l\ — E' ;i lcrceir;i <'idade do Brasil.

      Fsir [xirlo. considerado um dos mai-' lu'llos, <• situado a

 entrada d;i vasta bahi;i enlrc ;i Illia de ttaparica e a cidade. Ha

 quern a compare a Lisboa.

      Ali e a cidade alia. onde eslao os |irincii)aes edificios. E

 ligada ;i cidade l);iix;i por elevadores. Vamos visitar primeiro

 a cidade bai\;i onde esta grande |)artr do commercio.  Enlre-

 mos no mercado.

      A. — Quanta laranja!

      A. -- Sao as afarnadas laranjas da Bahia.

      A. — 01 hern os eocos!
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      A. — Que mais v;ie -'Pilolo" lc\;n- d;i Bahi;t?

     /•'. — Cacau e f'umo.

      A. — Onde [xn-emos tudo isso?

     P. — Teremos logar. depois que desc.trregarmos o care que

iroiixemos |)ara os bahianos saltorear.

     Deixemos o -Tiloto" I'icar ua Bahia.  Voltaremos a to-

mai-o um ouiro dia para conlinuarinus a nossa viagem.

                                                  (Con I inn a.)

                  S6LI DOS (.EOMETRIOOS

                           LI(:AO II

                      0 HEMISPHERIC

               Neslas licoes de formas. e importante que as
          cnancas adquiram correcta pronunci;i e graphia dos
          vocabulos novos (jiie aprendem. E' mais facil gravar
          cerlo, do que corrigir depois.

              Tralando-se de hemispheric e esphera. por exem-
          plo, chamar a altencao que se diz nin hemispherio e
          inna esphera; que hemispherio tern h no comeco, e
          esphera nao tern /; no comeco da palavra; que hernis-
          pherio tern iim / a mais, e que nao e: — hemisphero.

     Professora. — (Tomando uma laranja.) Que forma tem
est.i lartinja?

     Aliinuw. — Essa laraiija i^m ;i r6rma espherica.
     P. — Muito bem! (;os!ei de ver que voce nao se esqueceu

<la licao da esphera.
     Olhem para o que eu vou iazer. (Corta a laranja bem

pelo meio.) Que fiz eu?
     -4- — A senhora corlou ;i laranja pelo meio.
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     P, — Sim. enlao cortei a laranja, a esphera. em duas par-

te-. duas metades. Tenlio, ))ois. duas melades da esphera.

     '\ndre, va a mesa e traga-me urn solido parecido coin

e-ta metade da laranja. esia melade da esphera.

     A. — ( Andre traz.)

     p _ A°ora. venha \ngelo.   Estude coin os dedo- a

forma desle solido.

     4_( Passa os dedos no solido.)

     p. — Feclie os oilios.  ( Dando ao alumno um hemisphe-

 ric.)   Ksse -.olido e egual a metade da laraiija. a melade da

 esphera?

      4. — E'. sim. senhora.

     P.—Como e qne voce sabe:'

     A. — Eu conhe>,;o pelu Ceitio. i>cla (ornici.

     /-> __ A"'ora. venha Augusto.   Examine liein e-te -.olido:

 veja como cite e. para voce achar, com o. o1hos vendados. outro

 e"ua!.  (Da ao Augnslo inn liemispherio.)

      4__(De olhos vendados v;ie ;i mesa c enli-e o' outro-

 sulidos. aclia um hemispheric.)

      P. — Muilo bem! Como loi que voce soube que c'lc era

 a nielade da esphera?

      A. — Pela fonna.

      p_^ini. ()s xeus dedo^ Hie coiilarani a lorma <lo so-

 lido. quando \oce o tocou. c voce reconheceu como x-ndo a

 formLi ila metade da esplicra.

      A"ora. venlia Arthur. Eeclie os oilios. (Dando ao Arthur

 uiiia esphera.)  Que lem voce nas maos?  A meladc dum.i

 es|j!iera?

      A. •• - Nao. seimorj.   E' lima esphera nitcn-ci.

      p,_(:onio s;d)f que nao e a nielade e sun a e.-.pliera

  tod a?

      .-1. — Pela rorina.

      />_— ps^a melade da es])licra |)ode rolar como a e-.pliera?

       A. — .Neste lado |)ode.

      P. - Porque e tme e-'sc lado poile rular?

       ^ -_ Eu sei.  Aprendi na licao da esphera.  Esle iado

  rola, porque e uma superlicie curva.
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      P.—Sim. senlior.  Muito bem!  E' isso mesino. Facam
 sempre assim. Ap[)]i(piem aquillo que api-endeni. ( Mostrando
a superficie plana.)   Alcides, este lado r6l;i?

      A.— Nao. senhora.  Nao rola, porque nao e superticie

curva.
      P. — ( Pondo o lado |>li.ino sobre a carteira.)   Amenco,

corno e que este lado I icon sobre a carteira?
      A. — Eicon lisa coin ;i carteira.
     P.— As supcrlicies sem curvas. sem altos nem bai-

xos, cliamam-se superficies pianos.

     Vanilis ver objccto- ((lie lenham superficies piana-i.
     A. — A mesa tf'in siipefficie plana.
     A.—-0 chao c inn.i super) icie plana.
     A.—0 livro leni superi icies planas.
     A. — 0 quadro negro e uma superficie plana.
     A.—0 tecio c uma super) icie p1;ina.

     /•*. — Baslii, l»asl;(.   ( Levando ao (|uadro negro o hemis-
pheric passa o giz ;io redor (l;i l;icc plana.)  0 que desenhou
esia lace plan;i no qiiadro ncgro'.''

     A. — I'm cireulo.
     P.—Dizemo'. que esl;i lace e piaita e rirciilai.
     (^uantas superi Icics acliamo.' na espliera?
     A. — \ esphera teni so lima siqierficie.

     /•*.— Muilo Item!  Vejainos ;i melade da esphera quantas
-uperf icies lem.  E' ci niel.ide, ileve ler menos, nao e mesmo?

     A.— {{'A}\}\ um hemispheric nas maos. mostra as duas
superficies.)   Pois lem mais: teni dois lados. duas super-
ficies . . .

     A. — Dua-- laces.
     A.—lima superficie curvii (mostra.)
     A.—LI'ma su|)er(icie plana (mostra.)

     P. — E a linha, onde as duas superficies se eiicoiitrani,
corno se ehamara?

     -4.—(?)
     P. — Essa linlia chama-sc oiiinn on aresta.
     A. — Essa tambem tem forma dum cireulo.
     P.—Sim, e uma quina circular.
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     \ amos ascr.i ;i|ii'ciidcr ijrc .1 ini'l;!;!c dunu esphera cha-

ma-'-e heiniypSierin e (i» objcclcs i(ue iijircscni.iiii cssa forma,

tem a jorum heinisfthcrifa.

     Fina'inenic, vamns rc|)ass.ir n ([lie ;iprcndcm;)s.

     Alcides, qne e islo?

     A. — F' um hcniis|ilieriii.

     P. — (Juanlos hcmis|il)erios Icni uma es])hcra?

     A. — I'nia e.'-|)liera lein dols licmispherios.

     P.—<^)uant;is sujjeri icies lein iini licmis[)Iierio?

     A.—I'm hemispheric tcm duas sii|icrfic!es.

     A.—Uniii e [)laiiii c circuliir e a cuira curva.

     /•'.—(^ue ncine lem o eiiconiro dc duas siqieri icies?

      A. — Chama-se (/IIUKI en (ireslti.

     P.—Deem-nie iiomcs de ol)je;'lcs qiie [(•ii]i;nn a forma hc-

mispherica.

      A.—• Metade dum i)iieijo do Klieiic.

      A.—VIeiiide (linna l;ii-;t]i[.i.

                                                  ((. out iniui.)

                 HYGIENE
  OS ER-'KETOS NOOVOS i)() ALCOOL

     VIuilo bem dissc algiiein ((lie "a criaiica ileve
-er lao iiis[ruid;i cm Ingiciie como em lingua pra-
lica cu em iiuineros . Para cnsiiiar hygiene, o profes-
sor nao deve perdcr neiilmiii.i o|)porlunidade. E" de
grandc ulilidade cxeni[)lil icar ludo quanto vac ensi-
nar. 0 melliodi; [)rcfefivel e o da persuasao; mas,
si esle (alliar. devcr;i •~er secundado pela lorca de
antoridadc.

     Ensiiitiudo liem j hygiene, o professor cumprira
o seu dcvcr e creara |i;ir;i o ruturo uma raca forte e
sadia.

     Tratarcnios liojc dc dar lima aula dc liygiene
a lima classc de 2." anilo primario. leiido |)or tliema
— Os effeilos iioeit'os do (lirooi.   E' claro i|ue, em
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             '-c Iraliiiido dinn.i ;inLi cm curse prinii.iri'o. o professor

             nao |)i!(lrr:i iiiiislrar scienLif iciimenic todos os maus

             effcilos qur cs-c leiiii\el clemeiilo proiinz no orga-

             iii.'mr hiiiiKini).   File l'.ir;'i ;i[)cn:is inna rapida pales-

             tra ;'i classc. >o!>rc o poiilo: c. p;n\i conseguir que as

            criaiic.is coiisagrein 11111 vcrdadfiro horror ;io alcool,

            dcvera cciili! r-!bc' n niiiiin' nu.iiicro possivel dc llis-

            Inrus. iiinlc jpp.irci-a cs.-c grainie inimigo da liuma-

            nidadc. coino Ct!iis;idor dc loilii .1 casta dr desgracas.

                  Kilamli) soln-c (i ;ilci>ol. o professor nao deve

            l.rr pi)r mini -.oniriilc iiislrnir <is jimnnos, mas lLiinl»em

            rcgencrar ;ii]iielli"' que '[;i ns.iiti lieliiilas alcixdi-

            c.i-' c prescrv;ir do sen 11-11 os quo aiiid,i iii'io sc ha-

            l)iliiLir;im CDIII cH.is.

      Pi'ule.^soi. -- Men.-- ;inii;.':i! inliii-. \,)ii lr;il;(r liojr de li\rar

 alu:un-- de voces de ccrlos xicni-. Icios c mails.

      Vini I a lai'-llies solirc 11 iilrrol. solirc ;is bcl)idas alcoolicas.

      Quaes os iiicninos qii- bebem vinlio dni\inlc o .ilmoco e

o jan tar?

       A Iniiiiio. — En. en, priili's^oi-.

      P.—Qiie Irislcz.i!   Our ro'.-.i I'ci;' l)cl»rr!   V(i.-'\ \lcides,

]}ori|uc Ix'ljc vinlio diir;inlc ;i coiiilda?

      A.—Papac disse que o vinlio d;'! iniiilo a|)pelile e <'• nm

alimeiilo.

      /''•—Pols \i>ci"- \iic <;)>r('iii)r!' liojc ijnc o \inlio. einbora

alimenli), i'' nin in;ni iilimenio por<|iic conlem alcoi»J, i\ur (ciz

muito mal a s;n'i(lc. I'', nin clig.iiii) di/cr-se i|iie elle da a[»petite.

0 Lij.ipelilc vein por si. <)iiaii:lo .sr lem nercs-idi'de de collier.

Nao tern notado isso?

      A.—F' vcrdiide. |)rol cs.^rr.

      P.—0 alcnnl 11:10 DOS l;i/' cninrr ni.ii-. d.i qui; Icmns von-

lade; nao DOS d;i ;i \i(i;i r si'.n ;i iiinric. (^iniciin m.lis ]jao. man-

ieiga. balala etr.. c nfio lieb;im vinho.

      Quando l;i/ c.ilor, devc-se licbcr agn.i. rel'rescos. l)cl»i;las

sem alcool e niio ccrvcja, vinlio cic.

      0 dinliciro que sc g;isl,i cm !)rl)id;is alcooliras e melhor

empregal-o n;i coin|>i\i de :ioccs c friicia-'..
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     A. — Professor, en so bebo vinho quinado. porqiie o me-
dico mandou.

     P.—Esta bem. Voce nao e culpado. Mas, para que to-
marmos remedies corn alcool. si lia outros tonicos poderosissi-

mos que o nao contem?
     Mesmo como remedio. o alcool faz mal.  "E medica-

mento e e veneno; faz bem e faz mal: cura p mata: e uma faca
de dois gnrnes."

     Peca ao papae que Ihe compre outro remedio. que nao
conlenha alcool.

     Agora, me diga-m urna coisa: — Que ajuntamenio era
a<!uelle. hoje, ali na rua Luiz Cama7

     A.—Era um liomem que estava caido na calcada.
     P. — Seria algum alaque?
     4.—Nao. senlior: elle cslava I'alando eoisas fei.as. todo

rasgado. sujo. barbas e cal)ellos grandes: tremia e l)abava
muito. Os garotos riam-se delle; puxavam-lhe o paleto p cha-
mavam-lhe pan d'agiia. caixa d'agua. esponja etc.

     P.—Que coisa horrorosa!  Que meninos mans!  0 ime
voces viram lioje nada inais e do .quo o cfleito do aleool. 0
homem. qne se embriaga, mailrala ;i I'amilia: perde o amigo;
lorna-se miseravel, esfarrapado, immnndo. Pode ale lomar-se
um assassiiio: as vezes (•ii]ou(piece: quasi sempre vac lerrninar
os sous Iristes dias on num hospital, on iia caileia. ou no lios-

picio.
     Tenliam |)ena dos bebado-,. meiis .tiiiigninlios: nao cacoein

delles e nao consintam que os oulros os mallratem. Elles nao
liveram um pae e um professor que Hies mostrassem o pengo
do alcool. Quando virem um home.m cmljriagado, caido nas
sargelas ou cambaleando pehis ruas. uao riain; lacam-lhe todo
o bem que puderem; mireni-se naquelle horrivel espelho; lem-
brem-se de que si hoje voces bebe'ln um pouco por<|ue tern sede.
calor, trio; para ter tome. para ler saude etc., amanha poderao
beber bastante e como aquelle desgracado ficarao parecidos.

     Hei-de contar-lhes algurnas historias, em que voces verao
quanta infelicidade o alcool, esle lerrivel elemento. causa a
humanidade.
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            NAO HA SOOEDADE SEM COVERNO

               0 professor, pela forma soeralica. invenlrva on
          eurislica, e nunca pela catechetica — empregando,
          ora o modo individual, ora o sininltaneo — fara a
          dasse chegar, a esta nocao: — '"Nao ha sociedade
          sem governo."

               \ forma so<'ratic.a e a interrogativa. de pergun-
          las e respostas.  A catechetica e a forma academica,
          rhetorica, ou de preleccoes.

               tnterrogando alumno por alumno, empregara o
          professor o modo individual: interrogando a classe.
          interessando-a, adoptara o modo simuitaneo.

               A forma socraUca, inventiva. enristica, leva a
          crianca a descoberia da verdade. ou a solucao dum
          conhecimenio novo.

     — Quem dirige sua casa, Luiz? Quern a governa?
     — Sim. E' o papae. E, na falta do papae, quern a di-

rige?
     — Perfeitamente: e a mamae.
     — E, na falta da mamae. quern sera, Mario?
     — Si'm.  Pode sei- a irma mais velha, ou o irmao mai^

veSfao.
     — Podera haver casa seTn governo, sem chefe? Quern e

oapaz de me responder a pergunta?
     — Bom.  Vejo (me muitos querem responder.   Diga

vore. Pedrinho.
     — Nao pode; esta certo.
     — Quen] dirige a classe, iia escola?
     — Sim: e o professor.  Poderia, Filico, haver classe seiaa

mestre?
     — Claro (|ue nao. Assirn como nao ha classe sem rnes-

ire, nao ha casa sem chefe.
     — Uma reuniao de abelhas que nome tern, Armando?
     — Sim. E quern dirige o corlico. ou a colmeia?
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      — ExacLimenle.   E' ,1 abeUia-inesli-ii. como jc'i viu iu

 aul.i sobre os aniinac.-..  Vari;is prssojs on animaes. <;n,. se

 reuncm pjra um lim so — formam . . . o que?

      — Sera um cinbe. /e/inlin?

      '-'nil: podc ser p;n-.i 11111 finite.   Mas. I);'K| ~r iji/ snmeiile

cliibe de g', nniiislica, cinbe ilc d;in~;i cir.

      — Qnein sal»e oiili-o nomcy

      —- iScspoiid;i \o;-e. (;arlito. imo Icvanlon ;is ilua.' mao'.

      — Pcrleil;imenlc.   l?eiiiicni--r |M'SS|);(S. nai'ii lormar um

clube. on uniti socledade.

      —-- I'. ;'-' .ilfelli;!^ ii,1i) lorm.iiii (aml)Ctii nm,i socirdaite. ou

um fin be'.''

      — (••'.I

      — Foriii.mi.   Sn.i i.nnilia e 11111.1 pci|iiciia sociedade: a

colmci.i e nin;i socied.nie dr alirllia-. como o rormi^iieiro ''• iiin:»

socieiifiiie ile lofin'gas: c assim pi)r di\iut<'.

      — \ ore. Hcnciiirlo. sc rcinir .1 onlros collcg;!.-- r fi'irmain

Hill clii//e tir '"telx'/l. on dc ncle.'ii.

      —- Qnem in;iiida. nil quem dirigirj o cinlie?   1'oilns ;io

ine.siiiii !einpo?

      — N';io. ilc ccrlo.   l\nl;1o. quc i'- prcciso la/crcin. l.uiz?

      — '•?ini: arraiijarcm um rliefe. on nm en/Hlao. quo ^iivei-ne

e I ist\illzc o i'lube.

      Os co/inlieiro-. dni)i;i cidade lambcm sr rcunir.oii i. lor-

in;irani 11111 cinbe ilc .iu\ili.:»s nniluos, on de dans.i.

     — - Qiicm go\ernai\'). P.inlino. o luivn (•[ulic?   Sera ;i]i''iiin

ciipiidd lanilirin?

      — Claro qur n;'io.   \;li) -.r cli;im:i de cupili'io clo clicl'i-

duni rlulie de rozinliciros.

     — (^omi) se clnnn.ira cul;1o. iu-n;ilo?

     — (?)

     — (Jucm sera i\i|)ci/. i!c rc-'ponder?

     — (?)

     — Quern dirigc 11111 gnijxi c-coiai-?   licsponjj vo,:-e

incsmo. Henalo.

     — Si'in: e o director.
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     — Por ordem de quem podera um ahimno, sair cedo do
grupo. Sylvio?

     — Perfeitamente: por ordem do director, ou por ordern
da... o que?

     — Quern sabe?
     — Diga voce, Durval.
     — Exaclarnente: por ordem da directoria.
     Como (icaba'm de ouvir, disse o Renato que um grupo tem

um director, on uma directoria, que o govema, administra e
fiscaliza. Assirn larnbern se charnara ao chefe durn clube de
futebol, ou de peteca; assirn taml)em se chamara ao chefe dum
clube de dansas.

     — Como se chama rnesrno, Antonio, ao chefe dnrn clube
de dansas?

     — Va, enlao, a pedra e forrne uma senlenca corn a pala-
vra — direcloria.

     — Quantos pedacinhos, ou quantas syllabas tem a pa-
lavra — directorial

     — Quern sabe?
     — Responda a classe.
     — Sim: tern cinco. E ()uando se parte a palavra no iim

da linha, o c sempre acompanha o t da syllaba to: as letras que
nao soain, passam para a linha seguinte.

     — Mas, uma directoria de clube, Oswaldo, se compoe
sempre somente duma so pessoa?

     — Diz bem: nao se compoe. Voces ouvem falar ern se-
cretario do clulje, em thesoiireiro do clube. em presidente do
cinbe, em vice-presiilente do clube e em orador do clube.

     — Quantas pessoas cilei?  Conte-as bem, Leiis.
     — Exactamente: cinco. Todas as pessoas, que dirigem,

conslituem uma directoria. ou um governo.
     Ja ficararn voces sabendo que nao pode haver casa sern

chefe on sem governo; nao pode haver classe sern governo;
nao pode haver clube sem directoria, on sem governo; nao pode
haver socie.dade, ou agruparnento de individuos para urn certo
fim, sem chefe, sem direccao, ou sem governo.

     Per lioje chega: continuaremos noutras licoes.
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                           PHYSICA

                  0 RAIO E 0 PARA-RAIOS

               Sena o ideal, si em cada estabelecimento de en-
           smo o professor encontrasse ao seu alcance os obje-
           ctos necessaries para as explicacoes praticas de suas
           aulas.

               Entretanto, co.m um pouco de boa vontade, quern
          deveras quer o adeantamento dos seus alumnos, ob-
           lern de ca e de la os elernentos indispensaveis ao
          ensino.

               Assirn, para a nossa licao, na falta de appare-
          Ihos apropriados, o professor sernpre podera apre-
          sentar deante de sua classe: urn pan de lacre, um pc-
          daco de la. alguns bocados de papel, palha etc.

     Professor. — Chove. Sei que alguns de voces ficam corn
 medo do raio. Pois bem; hoje, nossa licao e justamente sobre
 esse phenomeno da natureza.

     Vamos friccionar corn esle panno de la este pan de lacre.
 Agora, que notam voces?

     Alumno.—O pan de lacre attrae os pedacos de papeL
     P. — Si fecharmos as janellas e ficarmos as escuras, voces

 verao sair faiscazinhas do lacre.
     A.—Sera isso a eleclricidade?
     P.—E\ sim. E as nuvens, estao todas cheias, carregadas

 ie electricidade, como se costuma dizer.
     A. — Que e electricidade?
     P. — E' um poderoso agente que rnuito nos auxilia. E:i-

tretanto, ate hoje ainda nao se chegou a conhecer a natureza
da electricidade.

     0 que voces devern saber e que ha duas especies de eic-
ctricidade: uma positiva e outra negativa.

     Quando dois corpos tern a rnesma electricidade — positiv i
ou negativa — elles se repellern; so se attraem, quando urna e
positiva e outra, negativa.

     A.— Como apparece a elect ricidade na terra?
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     P.—Pelas friccoes; pelo attricto constanie do ar contra
 o solo; pela cornbustao. . .

     A. — Que e cornbustao?

     P. — E' o arder, o queirnar, dos corpos. Uma vela accesa
e um corpo em combuslao.

     Pois as nuvens lambem tendo eiectricidade, positiva e ne-
gativa, se attraem; no sen encontro. mais ou menos rapido,
produzem o raio, o relampago e o trovao.

     A. — E" verdade que ha machinas que produzem electri-
cidade?

     P. — Ha; porem esse estudo nao e objecio de nossa 1icao.
     A. — 0 raio nao e o relarnpago?
     P. -—E' uma descarga electrica'acornpanhada de relam-

pagos.  Essa deacarga elec.trica vern das nuvens para a terra.
     Os relampagos se reduzem a tracos ern zig-zags de fogo,

no ceo.
     A.—0 trovao e o ruido da descarga; rnas perigoso e so

o raio, nao e?
     P. — E\ sirn. Sabern voces o que o raio pode fazer?
     A. — Matar a gente.

     A. — Incendiar uma casa.
     A. — Fazer buracos no solo.
     A. — Arrebentar as arvores.
     P. — Bern. Ainda mais: o raio altera a direccao da bus-

sola, o que e rnuito perigoso para os navios ern alto mar.
     Chega a derreter correntes de ferro, e faz ainda uma coisa

rnuitissirno curiosa: eseutem bern. 0 raio pode photographar
iiaais ou menos os objectos que destroe, uma vez que encontre
em sua passagem uma superficie propria para estampal-os.

     A. — E' verdade que quern nwrre de raw nao ouve o es-
tainpido, nem ve a luz?

     P.—E' exacto.   Porern diga assim: <jiiem morre ful-
rninado pelo raio.

     A. — E, para evitarmos o raio, que devernos fazer?
     P. — Houve urn homem que arranjou um apparelho para

iinpedir os desastres do raio.        °
     A.—En sei; esse apparelho e o para-raios, nao e?



      P. — V. . sun. !'. o Inimcm. sjbcm iinr fri?

       1. - - Fc.i Fninklhi.

      P. -- Opiimn!   Henjaiiiiii Fr.miJin. 11111 ;ii'iii)-.iii)l!i) r cs-

ladisia iioflc-;imcru\iiio.

       A. - V vcrd;i;)(' quc Fi'cliikli'i loi iiiiiiln ;uiiin') ilc \\ a.-'-

liiiiy;lon. o pl'c~lilcn]c do:' Fsl.tido- t niilo.-.''

      /•'. — F . •-1111. Tonion yjninilc p.irlr nil m:!epcndci)cu i|rs--c

)>ai/. lex (i;irlc d.i ;issrinlili'';i ipn- mli^in ;] .••iin'ii!i] ic^o ilns

F^sliidos [ Unlos.

      A. — One grandc lioiiii'in!

      /'.—V, |)(iri(nc ii.l') li\il.irjn ilr nnil.il-r?

      A. — File ja n.i^rcii ^ranilr'.

      P.— Pelo coil!l';l I'lr.   ()~ pile- i!Cll; i)]ii!n\in] ciinl.ir ^\i.\

 insi rncc;1o dclle em meiiiin).

      ,;. — Drvcrjs7!

      /'. -- \ao scj,i iiicreihilo. . . I', (••-•-c gr.unir liDiiirin Ini ciii-

prc^ado null];) ialfi'n'a dr \el.]s. depois ] vpiigrajiiii). . . M;i~. vo!-

lemo^ ai) nosso [);i r.i-ra n>s.   Olbem p.n'a a c.i';) \'i/!iiln.   \;u»

vecin. la cm cim.i. IIIIKI liasir .ipiiiilaii:io )'ij r.i. 11 cco?

      . /. — E' o pjr.i-riiios?

      /-'.—I'".   0 p.i r;i-r;iii)- con'l,) i!c diij~ j)>]rlr-: ;i li.i-.lc c

o coiiduc.liir.

      A liaslc. gci'.ilmcnic coin .') .1 10 meli'o--, Iriii 11:1 piiiil.i ^dj).'-

rior lima paric dc pl;ilni;i i]iic iiirllnir resi'lc j in.-ai).

      0 coiiihirl.ii' eslaliclcrc coni'muillrjcjo ciili't' ;i iu'ir c o

.-olo; iniiilus \c/,cs tennm.i niim puco.

      4.—(.omo i'' qnc o pjfci-rjios prcscf\,i iln i\i!;i?

      /•'.—Provocando ;i. (lcsr;ffga eicrl ricLi. ciij;i ror'-eillr \a<-

da poiila ao cliao.

      A. — E dalii ii;io lia |)crig<)?

      /'*. — N;u>.   1\ voces prccisain s;i!)cr qu" riTi iicrasiocs

de leinpesladc c tiiellior lic:ircm (•nsi)|)ailns ;]iic sc c.'.rDiiilcrein

del)ai.\o das arvores.   \iiida m.iis: i|nc ;i rou))i! molhiida e

nm l»oiii coniluctor de clcrli'i;'nhi;!e le\;iinlo->( logo j):n\i i) rliao.

      A.—Nao hit oulras cs])ecies lie p,i rj-i^'msY

      P.—Si'i ci)iilicco ni,.iis ni'u. irM'iilaii:] \iin- liin scilii!) bclga

—  Vfel-cns.    i'.ssa sc .•iprr-cnki .'oil ;i  n'miii iluniL!  rede
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de conduciures collocados nc- ielhados.  Em cerlos ponlos er-
"iiem---e Ceixes para i» ailo. porem a etectricidade deve descer
tand)ein |);ira o solo.   A ioi-fc Eiffel c diversos inonnmentos
ini|)0rtaii!e- lein essa ••specie de para-raios.

                         0 FKLCTO

              0 professor n»o deixara lie solicitar dos alurn-

          iios olijeclos qise Ities interessem nos estudos.

               Pedir-lhes-a, porlanto, as frnctas qne devem ler

          irazido para a licao.

               Preparando su;! lic-ao ciiidadosamenie, tera a

          mad o exemplar quer natural, quer artificial, ou dese-

          nhado dc cada espeeie typica do fructo.

               Nada como a vista [)ara auxiliar o estudo, para

          dar animo a clas-e, [)ara interessar as criancas, desen-

          volvendo-lhes o gosto pelo lado pratico da vida.

     Professora.—Voces sc csipieccrani das Iructas, para a

nossa licao de hoje?
     Alumno.—Nao. senhora: aqni esia nma laranja.

     A. — E esia maca.

     A. — Aqui esltl iiin cacilo de uvas.

      4_—Mamac disse (jue Ihe trouxesse eslas vagens, mas eu

acho qnc nao sao tritctas.

     P.—Sao, ^im; veja: eu tambem trouxe vagens.
      ^ — Quaiila coisa ex>juisita esia em cirna de sua mesa!

Eu pensava <|iic fructas cram so aquellas que se comiam.

     P. — Nao. minh;i lolinlia; fructa e todo o ovario da flor,

de-envolvido.  ({ecordam-se da licao da flor?

      A. — Sim. senhora.   (^ada pistillo lem tres partes: e.s-

Ivgma, esfYtele e or'fii'io.

     P. -- Beni.  Vamos al^rir esle pecego.  Que nolam?
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       A. — 0 caroco.

       A. — \ parte quc a genie come.

       P.— Agora, csculem hem. Vao aprender i» noitir ilessas

 partes. A casca chama-se epicarpo.

       4- — Toda ci casc.a dos fructos cliama-.-.e epicarpo?

      P. — Chama---e. sim.

       4. — E a parle que -,e conic?

      P. — Mesocarpo.

      A. -- Nos comemos sempre o iiirsocarpo:'

      P.—Nao.   Antes dc Hie- c\])licar ess;i novidaJe, quero

 exemplos de Irurlas cujo mesoc;irpo dc-envoivido sejj go-itoso e

 iiiuilo a|jreciado.  Vejaino.s:

      A. — 0 abacdie.

      4. — A pera.

      .-(. — (J mclao.

      A. - -- \ maca.

      A. — 0 mamao.

      A. -— A melancLi.

      A. —0 cajii.

      /''• — Nao: o caju nao lem o inc.^oc.irpo (icscnvolvido.  E''

 o cabo da I lor i[ue cresci-u baslante. eiituinecen e e aproveitado.

      4. — Que coisa e\<)iiisila!

      P. — Que mais. voces notiiui no Irucio?

      A. —- A sememe.

     P.- Pois a parle quo cobrc .1 -einenic cliama-sc endo-

carpo.

     A. — No pecego e duro!

     A. — No abacate tamlwni.

      4. — Na maca e na pera e mai-, iiiollc.

     A. — Todas as truclas tern essas partes?

     P- — Nao. Ha muitas I'ruclas incomplelas. ist..» e. nao tern

lodas as tres partes.

     Vamos; repilam a- paries diima friicta coii)|»ieta.

     •4.—Epicar|io. mesocarpo c eudocarpo.

     P. — Trouxeram-mc vageii,'.   }•" nina outra fspccie de

J'ructas.

     As vagens -eccain depois de deseiivolvidas.
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     Scriam capazes de me dar um exempio de i ructas seccas:*

     A. — Parecidas coni a vagem do feijao?

     P. — Sim.

     A. — A mostarda d;i lima vagem pequenina.

     A. — A flor do beijo lambem da uma vagem cheia de

sementes.
     A. — As semenles da esporinha.

     P. — Eslou contentissima coin minhas aluinnas. que rnuito

l»em observam.
     Ha nomes especiaes |)ara essas especies de Iruclos. Basta

porem que saiba'm serein lodos fructos seccos.

     A. -— E as uvas?
     /-'.—Chama'm-se l>agas. c voces licarao inuito admiradas

'i en Ihc.s contar ()ue o abacaxi e uma !>aga composta, do ine&mo

modo i|uc a amora.
     •!.— En Ja ouvi papae di/er i[iie do figo comemos a flor.

E" verdade?
     P.—Corn elfeito. as llorinlias se desenvolvem, enchein-

-e duma m'aleria assucarada e 1 k-am corno que guarda-

das nurna prisao. e dahi a Cructa (|ue saborearnos nao passar

de florinhas c l)em goslosas, nao?

     Saberiam conlar-me algnma utilidade dos fructose

     A. — Files se preslam para lanta coisa!

     A. -- Alimenlo.

     A. — Doces.

     A. — Ha fructas quo dao tinta.

     A.—Muitas servem eomo remedio.

      A.—0 algodao nao e uma parte da fructa pai-a fazer te-

 cidos.''

     /-•. — E'. sim.

      A. — Das fructas labricam-se licores, e muito gostosos.

      A.   F. ja aprendemos que dalguns fructos se obtem oleo.

      A. — E o vinho, nao e das uv;is?

     P.—Sim... E' ba'stante! Muita coisa ainda liavia para

 falar das fruclas. porem a nossa licao encheu a hora de hoje.

     (..ontinuaremos na proxima sernana, tratando urn poueo da

 cnltura, pois as fructas podern ser durn auxilio extraordinario

 a riqueza do Estado.   ___s=.ca
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                          OS PE1XES

               0 proles'or. p<;r meio dc pcrgiintas. ira colliendo

          o qnc os alumiios ja sabcin. |jor observacao [)i'opria.

          so])re os peixes.   Aquillo que a cri.iii^a pn'lcr des-

          col»rir por si — o professor nunca devera ciisinar.

          Do conhecido levara o incstre o .ihinmo ao dcsconhe-

          cido — inslriiiiido-o cada vez m;iis.  0 professor iii-

          Icrrogara sens discipulos. o inais quo puder; pora eni

          |()go, sen) cessar. a sua propria observac;1o.  () me-

          Ihor inestre ndo e o (/ne inais fata: e n (file mais faz

          /film' o ailiiiinn.

     — Quern e capaz lie me di/er qna1 o aniinal. alias, bem

conhecido. ipie \ive e\clusiv;irnente na agua?  l.t-vanic .1 rnao

quern sabe.

     — Vejo (|ue loda a classe sa]»c qnal e.

     — [{esponda voce. Olni;i.

     — Certo.   E, pori)iie sera que o pei.xe nao |H'>dc viver

fora da agua?

     — Sim.  l)i/ l)ein.  Deve. porem, haver uma razao.

     —- Adeaule. \oce, Lourdes.   Por(|ue sera (jue DOS nao

podernos viver iiiiinei'sos. ou inergulliados na aa;ua?

     — VIorrerianios corno. Alice?

     — ^irn: rnorreriarnos afogados. ou rnorreriiirnos de as-

phyxia por sitlanersdo, como lambem se diz.

     —— Va a pedra, voce inesrna, e escrcva la: asphyxia por sub-

itsersdo.  Senle-se. de))ois.

     — Nessc caso. l.avinia, que e que entraria nos pulmoes?

     —— DC cerlo: a agna.

     — Os nossos pulrnoes, Elisa. foram reilos para receber

<sgiin. corno um pote?

     — (.ei-lo <pie nao.  E. quo e que devem os puliiiocs rece-

l»er. para mauler as func(;oes da vida?
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     — Exactamente, como todas sabem: os pulmoes devern

receber o nr e ar pu.ro; nao podern recel)er a agua, que nao e ar,

nern separar da agua o ar que ella carrega.

     — Porque sera, Lucilia, qde o peixe nao vivera immerso.

mergidhado no nr?

     — Sim: rnorrera eglialinenle. como nos mergulhados

na agua.
     — V'd n pedra e escreva im-nierso, coin m dobrado e s.

     — Bom.  Sente-se.

     — Podera voce, Carmen, pregar corn urn serrote e serrar

corn um martell.o?

     — Clarissimo ijiie nao: as coisas, os instrumeiilos e os

orgams. foram feitos para determinados fins.

     — Sabe a classe o nome que tern os pulrnoes dos peixes?

     — Sornente voce. Ruih, e que sabe? Ninguem mais sabe?

     — Bern. Vejo que rnuitas oulras sabem. Deve sempre

levantar a mao quern sabe. . . a rnao nao cae.

     — Diga voce, Heloisa.

     — MuitoFiem! 0 apparelho respiralorio dos peixes tem

o norne de giielras.                             "

     — Conhece outro iioine para giielras?

     — Diga a classe.

     — (?)        ^

     — Nao sabe? Chiimam-se bran chias, como passo a escre-

ver aqui no quadro.

     — Os nossos pulmoes, Ottilia, tambern se chamam

suelrasy E porque e que nao se chamam?

     — Sim. Nao se chamam, porque pulmoes e guelras sao

coisas diversas. Gnelras, como o martello, servern para urn

firn; pulmoes, corno o serrote, servern para outro fim.

     — Onde vivem, indaya, os animaes qne tem guelrns?

E os que tem pnlmoes:'

     — Exactamente: uns vi'vem sempre na agua e ontros fora

della.

     — Saliem voces, entao. onde sempre respiram os peixes?

     — <'•''.)

     — [{espondd. Carlcla.
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      — Sim: respirani scinpre e sempi'c ii;i ,igu;i.   Di/rnin'

 de onira maneira i|iie os />ei.\'es sao anirnae- :id;iplados ..i rcs-

 piracao subaqualica.   Assi'm. rcsnmindo o qne vimos: res|ii-

 ram )Jor meio de giidr/is. on bi'tiiicliias c eslas gueira- j;i --.'in

 apropri;id;is para scparar o ;ir que csta na agna c servcni a

 respiracao dos peixes. Nos •inorreinos iinmersos na ;igua. coinn

 o pcixc nnirre mergulli.ido no jr.  A gucira so I nnccioiia den-

 Iro d;i agua; o pnlmao s»'i I nncciona lora da agna. (.cnt(.' na agn.i

 morr<' alogad.i on >i'.pli\\iad;i; peixe no ;ir liinilicm morre ;ilii-

 gado. as|jlivxi;nlo |irlo excesso dc a r.

          Fm i|ue es[)ecic de jgua. Isaili'a- |)ode vi\cr o peixr:'

      — Muilo l>ern: on 11,1 ;igim do rio, on 11,1 .ign.i ilo mar.

      — Ser;i somenie 11:1 .igiiii do rio ou do mar. J,ic\i\i':'

      —-- Perlciltimentc.    \ ivcrn.  l.irnbcrn. n.is  l(ti!:o/i> r  1111-

//W.''.

      —- 0 l-Sra.-'il leiii ninito- rios. l.aiirj?

      — Sim c Icli/mciilr.   Noss;i lcri\i 1cm inimcro-.o- rio-.

        - (^iic lamanlio Icm o !Sr;isil. r>Hn|i;i r>iilo ciim o.-, oiilri;'

 |i;ii/r^ il;i AmeriCii do SnI?

        - l{e;i Imcntc: i'- 11 IIKIIIII': e <i |n'imc]i'o cin liimanliii.  Sil.i

••xlcii-'ao Icrrilorial e \as] issima: cllc c jl i\ivcss;ido poi gr.inili

ii'iincri) de rio-'. ipic o corl;im cm \ari;is direci^ii'.^.

          Si o ltr;isi! lem tjnio-' rios. ^,n\i. i|iic ('• qu. c'sc.-. rin'

niis [loderao lorneccr. eiii grandc al)imdanci;i?

        - Sem dnvjdj: iios darao mnilos pcixc',   0 l^rasii 1'-.

lie Ijrlo. um do-- |)>iizes mais bcm |iro\ii!os ilcsscs ;inim;ic-.

      — Onde comecci. Luisa. ;i cosl;i. ou o Illoi-al do Br;i--i I'.''

      —- Belli. \ ae do Cabo Orange, no Par;']- .lie a b;in\i il.i

arroio Chuliy. no lilo Crande do Sul. (.01110 ja aprenderam ciii

(>eographiii, <» nosso paiz 1cm •mais de 1.200 leguas dc co-la.

em cuja linlia exislem grjndes e Requeues portos e eiiseail.is e

varies reconcaves, ]>ai\i onde allliiein, ern mi'rnero exiarorilin.i-

rio os peixes dc tod.i a casla. nils que alii vivcm ordinariameiilr

< oiilros que fogem das lormenlas do Oce;iiio Allanlico.
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            Sdlir ;i cliissc de i]iir poiler.i vi\er a maiur parte das

 !nl,11- ;ndigcn;i- i!i> linisil. qnc li.ibil.im ;is /.ona~ ribei rinlias?

       — •?»

        — liespomhi. \il|i>ni;i.

        - N.iliiralnicnir. i!r pei.\'r.   \i\rin qua-i i[ue rxclusiva-

 menic ihi pesca. no ijiic lod.is -e lein adestrado. lubilrnente.

 A cjc;i. p.ir.i r.-s.i-, Irilius. riilr;i como ;i1imeiitn de sesunda

 orilciii.

       — Os li;iliil;inlc.' ilo \m,i/nn;is. (^irliii;i. por isso. nntrem-

 se mn ilo dc que?

       —- ^iiii: dr IICIM'. |x'l<) liirlo n;ilur,il ile Hies lia\er grande

 c riinliinij prov!s>1o. no sen grande rin c afllin'nles.

       —— (^nc rsprrics ilc ,'iri. \es. i)nlcc. drvc ler o S^rasil'.'1

           Sim: /iri.\es de rui r /iei.\es de mar: c lambem peixes

 <\r l'ltj:(is e liti'lllls.

       < liiiniain-sc pei.\e.\ j In i'ine.\. o.^ ilc rio: jinxes miirinos. o'

 'Ir IIMI' r pel.Yes Ifiriis! res. o-- i|r liigo- c I^HO.IS. conio [);isso a

 r~iTr\rr iiqui tio i|uadro.

           (.oiilicrc. Mice iiic-.iiiii. alglins pei.\'es de rio.'1

           Snu: ;i li'iiliiKi. o liaiire. i) iiiitiidy. ;i /dfiiciiiiiiilfa, :>

 dom'/nlii. j pin/in, ii puibn ilha. n Itiiiiliarv. o guiiri'i. 11 ciirlin/>atd.

o f/i.\'-iiili>. 11 1111 /Ki-len'tt rl;'.

           Si o P>r;i'i| i|ni/cssc \ci)(lcr peixes. Ainalia. Icria al-

           Sim: Irrij r nao pcijucnu.   \lcin dossils e-^pccies mais

riiiilirriilj- no nosso meio. lia esljs onli\is: ,1 piriinhii. nolavel

pur r.iii-ii da:' seri\is denlc;((i;i^ ilc suj.^ I ormiiLiveis maxillas;

i, .<'»/•// tnli\. 11 pmii. 11 aciird. 11 nncii. o pociiino eic.

      Como um Ivpo r;ii\iclcri--i iro. lia o grnpi) ilas engiiiiis ele-

ctrirns. cnjii cspci ir m;ii~ rccoiiiiiirnilaila e o /for(i(/tie. l,ind)eiii

cliaiti.iilo lietiif-lreiiie. rm (,o\;i/,: us cli;iv;mles chaniam-n-r

ca]i\.

      Enire os peixcs il;i agu;i iloce. nolam-se lambem algumas

espccies. ijiie sc suppunha serein exclusivameiite oceanicas, corn

muiki analogia com as raias do mar.

      l)c lodos. o m.iior peixe da agua doce e o pirnriicii. encon-

traild (•ill lodo o Amazoius e sens Iribularios.
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      E' um pci\c m'dinlc. ilc Ciinic um pouco dura. ina.~ 'alio-

rosa.  Sna pesc.i (•(iiisliliir nni iiiipiirlaiilc i-amo ilc comiiicrrio

e p(')de ser equiparad;i a do liacalli.iii.

      Corn a pcsrd ilo /lii-timcii. quo se faz es])ccialinciilr 110^

"-randes iagos i|uc comiiiunicaiii rom (i Amazonas. -e jp.iiili.nn

outro.' peixe.-., cuiiin os pil'tii'tis r us /Hriitiainin'is.

      A iin|»(irl;inci;i commcrci;il c .1 grandc liiianlidciilc i!i>' )ii>-

sos peixcs •-ao exul»er;iiileiiienlc inil ic.nlas pclos noincs qnc Icm

recebido algumas /onas terrilori.ic- do par/.. (•in qur niiis

abundo c.-ki i»n .iqncll.i espcrie.

      A-sini.  Pir/i-li).  PIICH-IIY.  ('.iiriiinlMila-it\\  Irailn/rni  .is

linh.is llu\i;ies cin i[ne m.ii-- .iliiiiulam as rcs|ir;'l iv.is c.-prcii--.

A lerminiic;"io nil desiiicnri:! /n 'ignil K\I ;igim.

      — i'Som.   Por lioje. b;i-l,i.   Noutr.i lii;;'io, vcrernos iic qin;

\i\eni 11' no'sos pcixes ilr >igna ilorc: vi'rrinos os i\ir:(rleris-

llcos dalmiuiiis es|>ccics c qn.ics o' no.--si>s ])!'inci|i;ics )»ci'<c~ ile

agua salgiida. c ilivcrsa' iiin.'oc' soln'c j <iri;.iiii/..n,;;1o iiilrrn.i

do pci.xc.

                            •f'SKAi)B-:M'B';S

                  \s licoes dc liislnfi.l r lie Ccograplllil sr lig.llTl

           ijiim moilo lal i|iic parece impossivel d;ir um.i ~cin

           n auxilio da oulra.

                 No c;iso vcrlciilc. iim inapp.i iln i'Srasil. 11 rrlr.ilo

           dr Tirailenlcs. algii'itias vi'kis ii;is cidades ilo l?ii> e

           ilr Onro-Prelo ^rr\ ir:1i> p;ir;i miercssar o.' aliiiiinii-.

                 Poder-sc-Li (•srre'ii r no i)n;nlro negro. alrii] ila

           dal,i   - 21 de itbril de !7')2. .1 divis.i: 1/ilierlns i'///"'

            sera liiim'ii.

      Priiilessor.—J;i ~ci 11 iiii.mlo gosl.im dc lii-!nri;is.   i'or

hojc \i''ii i)ii\ir IIIIKI \<'ril;nlrii'ii.

      Hit Iliniios Jllllos llil'reil 11;1 r|ii;lilc i!r S. .i'i;lii il i'.l-liei
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      Aininno.—Onde I ica essa cidade?

       P. — Aqni. Como se cliarna esle Estado?

      A. — Minas-Geraes.
      P.—Urn dos rnais ricos iio nosso Brasil. Sabem que o

nome de Minas e devido a grande quanlidade de minas de rne-
lae- [)reciosos ali existentes. Mas... uma vez que me inter-
rornperam. vejamos algumas outra' exphcacoes.

      Qnal e a capita] de Mina^'.''

      A. — Bello-Horixonle.

      /•'._Siin, desilc 1807.   \le c~sa data era Ouro-Preli). . .

Quo csl;'( voce falando?

       A.—Qnc nao ha ouro dcss.i cor...  Porque derani esse

nomc a nma cidcidr^

      /•'._pois o ouro .-ipparerc sempre in'islurado coin outro

meliiK c nessa cidade o <r,iro parccia ('scuro; ;i.i!ii vein o nome.

Eiiln'kiiilo, era ;iulcs clniiii;id;i \ illa-l{ic;i.

       L—0 sriilior ]a cslcvr eni Vlinjs?

      /•'.—N.'io: porcm [irlas ii-iSiir;is. -c] ijii;' ;i cid.i'lr onde

n.-i-i-cii o incnino dr iilir !!>>•' (:-relrndo ronkir n Inslori;!. i'- millto

!»i>n;;.i.  Tcm do.- i'ain-o- .•li.-iiiir'io'-: o Ptciirro d;i \!>)lri/'. o mais

an!.!;ii. coli! rn;!s m.ii r:.i !c.i.d.(-' c ii»r!i|.os.>s, in;is o B;iiiTi) dc S.

Fi.iii.-i'co ,ipn'scnl;i rii.;- '"'m .i^iiiia'i.is •• ;;s incihore' eliiticio-^.

        S. —-V. (h:r;)-i'r<'!n '-••I,'i iicniki iiinilicni:'

       I'. --A r,i-;.(ri,] -'• rsi'..)!!\( |ic!;i-- r.'--,>-.'..i-, nm-' .1 cidnilc

tic;l  •.•ii!,^" lilDilic-. •• (ilil-'inf..    •\i<"' illfjc  "i  ';.''<>   •lir'lilli'.lilT)?

!li[|:;'..-  [ r.ltl--1!!.'!'!''-   lilinii'l'llos.   dcvuio   ;11>   .•irc1]',!'   d.1-^   I'll.!.-.

       i;cn;: (••,11] i'l'!-, r'.>-  .' l;i-'i(;ri;i.    0 iiici.mo. liISm ile Dii-

11'; r't'1,';' c ;l.)lli'•c;ll; ,; '. "ii ; omo ;:,.: •'•.lit.

l! t;!.•;•:'!;•- !•!.!  !!ltl lll.l';'! ,'ii'i.  1!;1.;'1':H'.  !•';•!

       /'.---\ lie;':, H^i (••l!ir';;'Itil.l Cl; 1;  -;'li  ••P1!'".';-1 y

       . f.      i'ji  i'«iii:.'oi(ii>.    's ,.iii)M'iii  ,!:'iii'  • •^i'p^i !i i>'ir ''-•-:•  re-

l!';';;).
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      P.—-f.omo loi que Jiiaqnim Jose sc lornou ciiraildcu'i) c

 denlislci. a liisloria nao o di/,. niiis cu cslou quasi a apo'l.n' quo

 foi devido a .--n;i bondadc par;i ;illi\.iar o> inali's jllicio'.

      Chamavarn-n-o o Tiraiieiilrs.

      Ijm dia cil-o cissciitiiiido prac;i c passados Icnipos con'rgue

 o posto dc ;il I ores.

       Mor;iva cm Onro-PrcIo, <-onlieci,i lod;i ;i ^ciilc rniiirim.

sabiii ;i rniscriti i|uc rciii.i\;i cnlrc o povo i|ue sollria a :iv;ire/';i

 da rnclropiilc.

       ?.—(^uc c HK'lrofx^le/

      P.-  l)i/-^c rneln'iiiolc a n.icjo (lo'-.iiidnr.i (li!in;i riiloiii;i.

A rnclropole do Hr.isil ('r;i Porln^il.

       Fi I'.idi'iilc.--  i'u]l)nsij^mi>u->c coiii  ;i-.  no\,i~  idi'M.-.  lr:i-

zidas ii Mill,is por I )(,miiign' \i(l;il dc i'!j rlnisii -- idi\is ilr ~a-

cndir o jugn |)iir!ngii<'/. ilrcliii'jndo livrc ,1 no~s;i lci'i\i.

      Mmlos Si1o us coiispi i\idi>i'rs:, rcnncni-sr or;i ,111111. iir:] :i!i:

di-cntcm. coinliiniim, c delcrinniiiin i|iic .1 rc\nln<\1o sc rrjiize

no du il.i co!ir;iii(jti ilo qnnilo do oiiro.   Oucreni ciiini) <\\~-

trnclivi) nin:i li.indci r.i In'.iiii'.i rom inn Iriiiii'^ii lo ,i/iil. lii',i!i •r

e vcrnicllio lirin no mclo. r nr'-'c !ri>ingulo 11111 i niir ijiii'iit.iinlo

grillnics.   No ;illo d;i liiind<'ir;i. .1 i!i\is,; ijiic c-;'it"\i nj pr:!r.i:

''Lilif'rd,ide ,iind;i i)llc Ijrdi.i"".

      No Illflo do- riill.-pir,!ilol'rs ll;l 11111 r.'pl.lo. lllll Illillirill i|''

seiilimcnio-- li;ii\ns quo luilo r--riil,i p;ir;i Indo i r riinl;ir ,(:i _rn-

\eriiiidiir.   I'.s-'e cspi;1o. .1 |)fmripio ciiiisjii i\idn. live  mc;!ii.

Dc\i.i ;i\iill;rLi -nmm.i ilc ini|)ii-li;-- .ilr.i/.ido-.   P;ir;i :,.;gjl-;i

hiivia dc flr;ir pnl»rc.   () incdo il.i pi)lirc/,,i o i;i/ i|c!.ili>;'.

      A\is;i <i'i go\ ('rn^idiir. i)iir Ilir promclli unia rcc<)m|):'iisa.

si clle ciin!iiiLi;[i' ;i segiiir 11.-. passii' ili;s cons|ii r.iilores.

      \\ Jnaqnim Silverio ilns l{cis ;i<'ornp;inli;i os coiispircidorcs

em lodas as renniocs. c pill';! dclciider os. in]crcs~es do licino iiilo

recei;i le\tir 11 Into. j mi.'cri,i. a< lcigrim;is na^ l.imilici-, de

sens conhecid'is e iimigos.

      Im dia Tir;idcnlcs |.);irlc p.ir.i o Ilio dc jjnciro.  Silscrio

(i .icoiiipanli.i. iiliiga nm ijiiiiflo em rrciile ao de sna viclim;i. 0

gcvernador de Minas ;i\is;i ;io vicc-rci do Br.i.'il. i.uiz ilc Vas-

coticellos e Son/a.
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     Tiradenles e preso no Rio de Janeiro e os cornpanheiros
de Villa-Rica devem ir fazer-lhe cornpanhia.

     Os interrogatories sao longos; sobresaern os de Tiradentes,
Alvarenga Peixolo e Thomaz Antonio Gonzaga.  Entretanto,
cada qual procura affirrnar sua innocencia. A justica real os
abate lanto, que chegarn a accusar-se uns aos outros. Urn vulto
se deslaca: e o do nosso heroe. Tiradentes repete:  "Sou o
unico culpado; dae liberdade aos outros; quero expiar sosinho
este deliclo."

     Doze sao conderniiados a rnorte. outros a degredo, porem
chega urna rarta cornmutando a pena ultima menos a Tiradentes.

     Ha um alvoroco na prisao. Ninguem ve no escuro alguern,
coin os pes e as maos acorrentados, a felicilar os irmaos de in-
fortnilio, agora esperanc'osos. Sim, porque a manha seguinte
sera sen ultimo dia de vida.

     Eil-o Forte, impavido, atravessando a cidade.
     Seis corpos de infantaria e dois de cavallaria o seguem

innlameiite coin o povo.
     Ao chegar ao cadafalso, pede baixo ao carrasco que Ihe

abrevie o soi'frimento c... minntos depois um corpo balouca

no ar.
     A cabeca foi enviada para Ouro-Preto, os bracos para

Barbacena. Sua casa foi arrasada e salgada.
     A conspiracao mineira estava acabada. Os companheiros

linliam partido para o degredo.
     A.—E Joaquim Silverio dos Reis?
     P. — Nao pode viver mais em Minas onde era apontado

por todos; fugiu para o Maranhao. Que vida devia ser a sua!
0 remorse nao havia de acompanhal-o sernpre?

     Nao veria o suicidio de Claudio Manuel da Costa na pn-
sao? a filha de Alvarenga Peixoto, rnorta de dor ao ver o pae
preso? Nao escutaria os gemidos, as lagrimas das farnilias suas
conhecidas, a parlida dos degradados?  Pobre Silverio! nao
encontraria por toda a parte o vulto de Joaquim Jose da Silva
Xavier a subir para o patibulo corn a resignagao durn martyr?

     Admirernos a nobreza de anirno de Tiradentes e tenharnos
sernpre cuidado corn a cubica, censurando o procedimento vil
do delator avarenio.



;^I    Ctf)    (

       Onanlii .'is .'cnsacoes l<icleis-miiciilin'e:<. sciu-iicue- lunda-

incnl.ie~. [ini- qnc ^ao .is cduciidoni-. ila \i:'l,i ( c'lr locar ;'i di'-

tancia) nus j)erm Ulcii! di-lm^i;! r o.-' ^r.iiis •lc fiesii. el/isl icnind.o.

resisleneit! r :'oiii ribi'i'ii! ;i'iiii niodo r.~];,i!i]o-'.i pai'.i I .'..'ci'-iio.--

conin i'rr j r.\li'ii,-a(i. o lolnine. .1 /^.'.';.';.' .!<>-. o!>]r;'trs. .issim

romii SIKI ilisiiiii;'/u c 'im :,ii!iiiri;ii.   ihi;!i !nir)'i'^-.r (\ipili!l pjra
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(rrn n norne dc /// I imizie.  Scrn esle nome. a- diversas ima-

•jf'ns podcriain nao cstar ligadas cnlrc si e a idea escaparkt

,'o c-pirito.  Mas. si a palavra ja e necessaria para couscrvar

,1- iite.is concrelas, coin mais forte i-a/ao e indispens.ivel quando

i.'ncrcmos lirar dcstas as ideas abslractas e geraes.   Hxandc

;!' i(iialidades commnns observada- (••in inuilos mdividiio.-. po-

licmo-' lormar ideas geracs das quaes nos eicv.imo^ as abslra-

rl;is.  i'ieloniando 11 cxciiiido acima cil,.ido, da-, ideas de la

lnnlzie ou donlros (lelcrminados arroios. o e-'pirilo lir.i a idea

'.n'ral d." ai'roio: da consldcracao dc ininlos jrri)ios. ;i idea mais

arri'l i!c rei:'t!!o: c ;issim por ddinlc. :is de rio. imir. agna, ina-

irriii. se'-.  Sem :] palavra. um l>il de'-cn-ol\ nnciilo ile idca-

'rrii' romplf^amenic impossive!.

       \pi"c- icr srfvido pjr;i foi-mar ,1- idee!-. ;i p.ilavra Hies

!":;i>i 11 loij;;ir dr sii/tsli/iito: jiorqnc rnnilas vc/c.^ o '•si>iril<> nan

^ .[• ji'''iii do roiicrilo iissociai.lo; ijiijrS.is vc/es. ;ii) Ijlarmo'-

.''ii-s,: ridiiil'.'. ih;!ii c.inipo, I ornidiis'ts no c-piriln iipen.is j imy-

L'r;'] '. ri'i>,; I iin ;i piikivra!

      1 .uni 'ii:lii;r i\i/;io d;i--c c-.ir l.icio ijiij.ndu -.e lr;il<i liuin.i

      "(;!',!.'i l'il|i)s 11- l|i)s:-<.'-. iiri;~:lj1lrlllo.-. ill'/, I.Ill/ I .'.•!!)'ll/. Sao

 i.,..; ,~ i|"  ,,r!'..'r]ir;'!-i r .:!r - I •II i i 1!! i •I! I. i !• C; »11'! -.Icl 1:  110 -Illlple-'

., [,;•,.lAprr!l»<"!:,'r'" .i. ;..;•- ;•:•••/';;;•. i.''-;;. ,1 ,'r].i,1C,l
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se ajunta as precedentes, e quando" emfim se applica a escre-
vel-a, os rnovimentos da rnao e dos dedos, que executa para co-
pial-a, criarn por sua vez a memoria motora graphica.

     Estas imagens verbaes se associarn entre si e corn as i'ma-
gens constituintes da idea; de modo que o reapparecer durna
dellas traz as outras; as ideas &e associam por sua vez e as
palavras tarnbern, abrindo-se um vasto carnpo para a actividade
mental.

     Corn effeito, e sobre estes elernentos reunidos que o espi-
rito se exercita, se applica a elaboral-os, para conseguir a
sciencia e a arle. M. Rabier exprime-se cabalrnente: "A in-
telligencia e como a arte: trabalha 'corn a 'materia rnas nao a
cria; corno a a'rte, ella presuppoe a natureza. £'' a natureza que
nos inspira todas nossas ideas; so depois a intelli.ge.ncia as com-
para, as analyza e se apossa das relacoes. Directamente, a iutel-
ligencia, no sentido restricto da palavra, isto e, a reflexao, a
razao, e incapaz de suggerir uma unica idea. Sem duvida. nao
diremos como um philosopho allemao: "a mtelligencia so re-
cebe os fructos rnaduros que a natureza Ihe lanca ao regaco",
porque seria negar o papel da intelligencia que e immensa;
rnas pode-se pelo menos affirmar que se limita a fazer fructifi-
car as sementes que se the fornece. . .

     0 proprio genio, para se por ao trabalho, tern que esperar
o consentimento do seu organismo; eis porque ® rnais livre, o
mais original espirko, corno diz Pascal, esta a merce do mais
vulgar accidente: uma circulacao lenta e o bastante para re-
duzir a inaccao as faculdades dum Newton ou durn Leibniz."

     Qual a origern entao, nestas condicoes, da diversid'ade dos
espiritos? Corn certeza, do modo differente pelo qual sao ar-
mazenados e restaurados taes ou taes elementos que a expe-
riencia fomece.

     Estudarernos este ponto.
                                               (Continua.)



         LICOES DE COISAS

                  0 CARVAO DE PEDRA
     Alumno.—Qu&ndo estudamos os rnineraes, o senhor nos

prornetleu falar a respeito durn gaz perigoso, que e encontrado
especialrnenie nas rninas de carvao de pedra. Quando varnos

ter esta licao?
     Professor. — E' hoje, e ja.
     Dissernos que o carvdo de pedra tambem chamado carvao-

mineral nos e tornecido pelas minas e trabalhado pelos mi-

neiros.
     Como sera que se pro'duz, que a])parece o carvao de pedra,

Antonio?
     A —Isso eu'.nao sei; mas elle se parece um pouco corn

o carvao que se obtem, quando a lenha fica mal queimada.   .
     p _ A Ceologia, a sciencia que nos ensina tudo a respeito

 do interior da lerra, nos diz qne esse carvao de pedra nao e
 mare do que o producio de grandes florestas que ioram soter-

 radas.
      A.—E o ga/ perigoso?
     p__Ah!. . . sim. As paredes das minas, e especialrnente

 as de carvao de pedra, des]3rendern continuarnente gazes insa-
 lubres. Urn delles, cliamado hydrogeneo carbonatado, e parti-

 cularrnente nocivo.
      A.—Que rnal faz elle?

     •P.—E' prejudicia] a respiracao e alern disto, misturado

 ern certa quant idade corn o ar. incendeia-se ao contacto corn a
 cHarnrna e explode corn uma violencia terrivel, as vezes cau-
 sando grandes desgracas. Os mineiros chamam a esta explo-

 sao: fogo grisn on fogo mineiro.
      Como as minas sao rnuito escuras, ao entrar nella corn uma

 luz, da-se a expiosao.
      Felizrnente urn physico inventou uma lam.pada de segu-

 ranca, na qua! a charnrna fica cornpletamente fechada por um

 cvlindro de teia metallica.
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      A.—As minas de carvao de pedra ainda sao peores. do

 que as outras.
      A.—Sim. Sao rnais perigosas.
      P. —Nao'e nada simples a extraccao do carvao de pedra.
      A. — Encontram-se essas rninas aqui no Brasil?
      P. — Tem-se de&coberto carvao de pedra em muitos Es-

 tados do Brasil, principalrnente no Rio Grande do Sul e Santa
 Catharina.

     A sua exploracao, porem, infelizrnente, nao foi ainda bem
 succedida. Poupariamos tanto como 260.000 contos de reis
 annualrnente, si nao o irnportassernos. A Inglaterra e os Es-
 tados Unidos sao nossos principaes fomecedores.

     E, para que querernos todo esse carvao?
      A.—Para fazer andar os trens.
     -4.—E' usado nas caldeiras dos iiavios.
     P. — 0 carvao de pedra tern sido durante rnuitos annos

.um dos rnais imporlantes rnineraes. As industrias muito per-
 deriarn sern a forca que o calor desse carvao Ihes. da; elle leva
 grande parte dos navios atraves dos rnares, e as locornotivas
 atraves dos continentes.

     Agora, vou contar uma coisa que Ihes vae parecer incri-
 vel. 0 diamante, o cubicado diamante, nao e rnais do que o
carvao puro crystallizado.

     A.—Um, tao preto, lao sujo; outro, tao claro, tao lindo!
     P. — 0 diamante e o corpo rnais duro que exisle.
     A.—Elle risca o vidro.

     P. — 0 diamante nao e so objecio de luxo. Os vidraceiros
usam-n-o para cortar os vidros; os relojoeiros, para montar as
rodas dos relogios.

     A. — Ha 'diarnanles no Brasil?

     P. — Sim, muitos e lin.dos, especialrneiite crn Minas, Mato-
Grosso, Goyaz e Bahia occidental.

     Os primeiros exploradores do Eslado de Minas encontra-
rarn os filhos dos indios brincando corn cascalhos de diamantes;
os tentos usados no jogo erarn bellos diamantes.

    A parte intema dos nossos lapis corn os quaes escrevernos no

...d.    .                    A.ga^••.^.••-:^i,*asaa3ial^-^i,j^^^^^.^ .-_,jfc;^,i;Tf.t.....,,;^_-.i
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papel, e tambem uma variedade de carvao, charnada plomba-

gina ou graphite.
     A.—Quanta coisa tao differente e carvao!
     P. — Ainda ha urna especie de carvao charnado hulha, que

nos da o gaz de illuminacao. 0 que fica depois de extraido o

gaz, charna-se coke.
     A exploracao das riquezas do sub-solo, no Brasil, nao teni

progredido corno era de esperar.

                         0 PAO
                                                         i

     Alumna. — Porgue a senhora desernbrulhou sua merenda?
    Professora. — Porque quero Ihes mostrar um pao de leite.

e depois ver tarnbem as especies de paes que tronxerarn.
     A.—Eu trouxe pao italiano.
     A. — 0 meu e francez.
     A.—Eu so gosto do pao sovado.
     A.—Este pedaco e de pao suisso.
     A.—Eu trouxe pao doce.
     A.—0 rneu paozinho e de rnel.
     P.—E voce, Sara, que pao trouxe?
     S. — Eu trouxe pao de rninuto.
     P.—Bern; voces sabem de que e feito o pao?
     A. — De farinha de trigo.
     P. — So de trigo e que se faz pao?
     A.—Ha paes de centeio.
     A. — De cevada.
     4^—De fuba; este pao se chama vulgarmenie Ix-oa.
     A.—E os gostosos paes de cara!
     p—Muito bem! E voces sahem como se faz o pao de

farinha de [rigo?
     A. — Eu sei. Ja ajudei a fazel-o na fazenda.

     P. — Cante-nos, entao.
     ^—Mistura-se a farinha de Lrigo corn agua e fermento,

isto a tarde, e deixa-se ferrnentar ate ao dia segurnte.  Si a
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•nistura crcscer baslanle. iijuina-se-lhe a quanlidade que se

•nier de liirinlia. iigua c sal, c comc(;a-se a amassar.

     Lev;i n'm !em lido e ,» genie se causa!

     P.—l)iy;a: — Levj nni bom espaco de lempo. muito

irmpo eic.. e nunca: — nm fenifwo. Tempdo nao se diz.

     E depois?

      A. — Quamlo ii ma.ss;i nao /tciivi mais e ne.ni conserva o

•imial d;i mao. esl;i boa. Corla-se-j ein pedacos. a cstes da-se

ii'irin;i e dcixa-se-os ein cim:i d;i mesa bem cobcrtos- para cresce-

n'm. ;ile a li(;r;i de irem .10 rorno.

     /••.—Voces sabem porqiir se rni'lnr.i :i fiirinlia corn o fer-

•iicnio?

      i. — Pcira cresccr. p;im augiiien!.,ir a rnaasa.
     /-'.—Nao e bern i-so.   0 ]);io 'cm fcrmenio seria uma

in.!-'s;i pesad.i. com));icl.i e ilr dilfici digcstao...   Qnc iluer

.oci"'. Esllier?

     /•,'. — Nan sei o que qucr ili/cr massa comparta.

     P.—Oucr dizcr nitissj iimiln iii'ida, rnuilo ilciis;i.

     Oiiciiiilo n;~io cnlendcrcm, pcrgiinlein sempre: goslo inuilo

     /••.-- N;ii) e si') piii'ii isso.  () |i;1i> -•em Icrmcnio s<-ri;i lima

I'o.i quanliilade dc g;»z.

     I'.ssc n\i/ li'ii'rna iniincrosos jKiros.
     A.—(,)nc --ao pi'n-o- n<i ii.'iii?   0 mcsiiui qnr (is |)6ros de

im.-.-o roipo:'
     /'. —()' poros ilo [i;1n s;1o visivris — sao os Imraquinhos

.inr \occs veem no miolo. V. 11 pao e l.mlo inclhor i)u;(nto maior

'.1'ir ii numri'i) ilos sens ponis.

      j. - A senliora 1;ili»ii liiiilo dc rerineiilo. c en nao sei n

 11"' '''-
     P. — () ICrinriilo c iiin.i sulislcinci.i especial qiir. ini'lu-

i'.id.i a- farinhas. Icm ,1 pro[>riedtidc ilc fazel-as cresrcr.

      A. -— 0 men pao/inho ilr minuto toi fcilo corn ferrnento

inglez.

      A. — Que (ermeiilo e csse?

      P.—E' um pi"> qnc sc ]iinl;i a (..irinlia para ccrtos paes.

••erios bolos eic.
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     A.—E porque se diz: — pao de cerveja?
     P. ~— Porque a ferrnenlacao delle foi obtida corn fer-

menio de cerveja.
     A. — Nos torna'rnos o terrnento de cerveja como for-

tificante.
     P. — Dizern ser excellente; rnas voltemos ao pao. Devern

ficar sabendo que o pao quente e indigesto.
     A.—E' verdade que o pao arnanhecido e rnelhor para a

alimentacao?

     P. — E\ sim, porque nao cresce muito no eslornago.
     A. — E a casca e rnelhor que o miolo?
     P.—E\ sim.
     A.—Ja ouvi falar (iue nao ha rnuilo asseio no fabrico

do pao.
     P. — E' exacto. Qirando nao ha rnachmas especiaes para

amassar a farinha, o arnassador nao raro cede a massa particu-
las de suor.

     A. — E nas padarias, quanLas vezes mio ficam os paes ex-
poslos a poeira e as rnoscas!

     A. — E as rnaos dos que os escolhem, quer nas padarias,
quer nos carros dos entregadores a dornicilio?

     P. — E voces ern suas casas tern cuidado corn o pao? Em
que papel algumas embrulharam o pao para trazel-o ao Grupo?
Nao sabern que a tinta dos jornaes nao presta para estar assim
ern contado corn o pao?

     A. — E' verdade que falsificam o pao?

     P. — Infelizmente. Algumas vezes aquecern ern dema-
sia o forno; o pao cora rnais depressa, o miolo fica mal assado.
mais humido, mais pesado.

     A.—Ah! ja sei; si pesarem esse pao. elle pesara mais do
que devia, nao e?

     P. — E', sim. Outras vezes, os padeiros sern escrupulo
misturam ate taico corn farinha, para augmentar a massa
do pao.

     A.—Que horror! E eu que gosto tanto de pao!
     P. — Voces conhecern uma fructa que faz as vezes do pao,

quando comida corn manteiga?
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     A.—Nao sera a fru-cta do pdo?
     P. — E'. Essa fructa e bastante nutrltiva, tern bom sabor

quando assada, cozida ou transforrnada ern farinha. E' rnuito
conhecida no norte do Brasil. Aqui tambern ella se da rnuito
bern nos logares quentes, como Santos etc.

                        A ARGILLA
     Professor. — Voces acharn que cresceria alguma coisa que

plantassemos nesta parte do recreio, onde voces corrern e pulam?
     Alumno.—Eu acho que nao.
     P.—Nao, mesmo, porque este terreno e argilloso; tern

rnuita argilla que e quasi esteril. Durante a estacao secca-a
terra endureceria, racharia, e as plantas morreriam de sede;
no tempo das chuvas, a agua ficaria nas raizes ou nas sernentes,
fazendo-as apodrecer, em vez de infiltrar-se pelo solo. Nao
serve para plantacao. Mas, tudo neste mundo tern a sua utili-
dade. A argilla larnbem tern. Para que servira?

     A.—Para fazer tijolos.
     A. — E telhas.
     A.—E louca de barro.
     P. — Ha urna variedade de argilla, inteiramente branca,

dum grao muito fino: e o' kaolim de que se faz a porcellana.
Noutra licao falarernos do kaolirn. Agora vamos nos occupar
corn a argilla mais com'rnurn.

     Que rnais se faz de barro ou terra argillosa?   Ja dis-
semos: tijolos, lelhas, louca...

     A. — Alguns cachimbos sao feitos de barro.
     A.—E' empregada na rnoldagem. de estatuas.
     A.—Para canos de aguas servidas.
     A.—Vasos para flores e plantas.
     A. — Cofres.
     A.—Talhas e moringues.
     A. — Garnellas.
     P. — Conhecern as pichorras?
     A. -_— Sao uns potezinhos corn bicos, para nelles se beher.
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       P- — I'so rncsino.   I m ^niiiilc ininicro iir linlj-. ii-.iil,)-

 i;.i pinlnni dc ediFicios nao e m.ii-; ;lo qnc jr^il];i u.-ros'fira

 dj\er~amc!i!c cor.id;i.   ifri-/' c ;irgill;i rrrnigiiiii.-j. \ci-mclli,i nil

 .ilii.irrll.i. pcl.i prc-cncj do I'm-n.   \ i^ri'/l/: i'- l;iii]l>rm nm,i qiicl-

 '!il,idc dc ;irgill;i cin|)rcg;iilj p.ii'tt lir.ir oiro- on -uli-l;iiici<i--

 gfiixas do> Iccidos.

       DigJ-nic.  \llll>lllo. I'nln-. r.-srs iilijrrlo- I'riliis ilr .iryill.l

 -;io rcsislcnics'.''

        i. — Nan. .'ciilior.    I'.IIrs ;]iiclii\im-sc f;ici linrnlc.

       I'-——Sim. il l/,rillli< qil,' ;l ;ll'ij|],t c ll'lt/li'!. l-lo i'-. qiiclil';l--c

 cinn larilidade.

       '*';lo [K'^<tll<i^ cs.»r.~ olljcrlns.''

        I. —— Nilo: s^o |r\ cs.

       P. — Porqnr i''. \rlluir. ijiic ;i .ign;i da r|iu\a n<1(i ;i|r;i\c^s:i

 >is ));iredcs, <• .1 a^uj ilo miii'mniir n;!(» ~iie !i'n\i ilfdl"?

        /•— 1'- porqne ;i iirgillct dos |j|olos ii;is parfdes r dn nin-

 ringur il.to ilcix;im alr;i\<-ss,ir ,1 .igu.i.

       /'•—- M.iis iiiiiii i|ii;i lid;idc que dc-riibriiiiiis 11,1 .ir^ill.i:

rll.i r 1111 iirinH'tii •<•!.   V1 islui\id;i riiin ;i^iia. (!;"i iim^i in,is-.;i qnr

 Idlllit l;ici Imcllle ;is l('»ri)).i-, que sc Hie qili/f)' il;ir.   Diz-sc inn'

flla e plas!i<'ti.

       .\iiiijii(jo vjc 110^ rc[ir|ir loii.is .is ijii.i I iiljdcs quo encoiil t\t-

ino' n;t .irgill;i.

        ••— ' .n'gillti c liiiirel. /(•;<•. iiii/ii'riiieniri c /dasticd.

        !•     !'. riimil s;lo Inlos OS ll[(ilos?

      /''.     Vc^iinos.   !\in  primri ro lug.ir. o (i|ici\ino  molhii

IIIIKI lin'iiM i!c iiiiiilci r<i r ilcilii-liic ilciilrii arcia.

       (. -   Fnkio. os lijiiln'. -."iii Icilos ilc ai'ci.i?

       I'.—A ,irci;i c p;ira ijiic <i ;irgill,i n.'io |icgnc 11.1 lorin.i.

Iti'lini'. ciirlic-j dc ;irgill;( licm am;i^s;nla.

      ()s liiolos. :iind,i I rcscos, sao rxpo-li).' .io <ol c .10 \cnlo

|i.n\i sccr.i rcm.   I'. |ircciso \ii-cil-os, |);(ra lodos os Lido.-- rccebc-

reiii n 'ol. Nil.-' (alincas (Ic lijolos iiKlis ;i|fcrlei(;o;idas. cHes sao

rii/.nl'i' cin ItH'iios, rn.is rin gcral coiislri'ic-sc coin tijolos crus

nm;! (•~|H'"]C dc loi-no. ilci\;iii(io cnlrc elles um iiiter\\tllo [)or

rinlr |),i?s;i ,1 cliarnrna.
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     A.—Porque e que os tijolos e as telhas as vezes sao tao

vermelhos?                               i  c      n
     p. _ Tornarn-se verrnelhos pela accao do togo. 0 seu

peso tambern dirninue, porque a agua que continham se eva-

porou.                                       .          „     Quando o tijolo e bern -cosido fica quasi vitnficado. Esta
propriedade e utilizada no fabrico dos tijolos chamados re-

 fractarios.                                          .       ,
     0 uso dos tijolos e telhas e rnuito antigo: ha rnuitos seculos

 que sao fabricados.
      \ arte de fabricar objectos de argilla chama-se ceramica.
      As.fabricas de tijolos charnam-se olarias e os homens que

 ahi trabalham, oleiros.
      A ceramica e urna industria que aqui promette grande tu-

 turo A nossaargillaede superior qualidade. Temos ]a boas
 fabricas que fazem tijolos, telhas, encanamentos e ate loucas

 que rivalizam corn as estrangeiras.

                  0 MEL E A CERA

    Professor. — Que aconteceu a voce, Arthur, no recreio?

    Alumno. — Uma abelha me picou.
    ^ —Como sao mas as abelhas!
    p _E' pena que Arthur tenha sido picado pela abelha,

mas ellas nao sao rnas.  Ora, digam-me: que nos fomecem

ellas?
     A.—Omel.
     A. — A cera.
    P.—Entao? Sao mas?
     ^._Nao, senhor. Bean boas que ellas sao!
     p._Onde moram as abelhas, sabem?
     ^, — As abelhas moram nas colmeias.
     P.—Sabe outro nome que se da as habitacoes das

 abelhas?
     A. — Cortico.
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     P. — Num cortico rnoram milhares de abelhas, e e por
 isso que damos o norne de cortico as habitacoes onde vivem
agglomeradas rnuitas pessoas.

     A.—E a urna porcao de abelhas, como chamaremos?
     P. — Urn enxame de abelhas.

     0 hornem qne as cria chama-se apicultor; urna criacao de
abelhas chama-se apiario e a arte, apicultura.

     0 arnor que o apicultor sente pelas suas abelhas e muito
justificavel; pois a principal razao porque sao estirnadas esta
no grande apreco ern que e tido o fructo do seu traibalho: o
mel e a cera.

     E onde sera que as abelhas vao buscar esse rnel?
     A. — E' nas f lores.
     P. — Sim, as abelhas colhem das flores, principabnente

das arornaticas, o nectar que estas produzem.

     Para aproveitar o rnel que as abelhas fabricarn, as vezes o
proprio apicultor Ihes prepara as colrneias, quer de rnadeira,
quer de cortica.

     0 prirneiro trabalho desses insectos, ao invadir as col-
meias, e tapar todos os buracos encontrados corn um succo es-
pecial que segregam. Depois vao fazer seus quartos.

     Que material sera que as abelhas empregam na constru-
ccao de sens aposentos?

     A. — A cera.
     P. — E sabe voce, Antonio, como se chamam taes

aposentos?

     A. — Cellulas.

     P. — Essas cellulas sao constituidas por pequenos compar-
lirnentos; tern a forma hexagonal.

     Sabe voce, Augusto, em que parte das cellulas esta o mel?

     A.—Nao sei, nao senhor.

     P. — Na parte superior as abelhas depositam o mel, e na
inferior ficarn os ovtilos que a abelha mestra poe, as vezes em
numero superior a 20.000 por anno. Desses ovulos saern larvas
•e das larvas, novas abelhas.

     Na colmeia criam-se tantas abelhas novas que, no comeco
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do verao, se veem obrigadas a abandonal-a: saem, formando um
enxame, que vae procurar outra residencia, outra colmeia.

     Quando e que ha mais nectar, nas flores?

     A.—Na primavera.
     p. — Pols e nessa estacao e no veraQ que as abelhas estao

muito occupadas. No invemo descansam.
     E' no fim do verao que se costuma fazer a colheita do mel.
     Sera facil colher o mel? Arthur nao goslaria desse ser-'

vico, gostaria?
     A. — Eu, nao senhor. Como e elle feito?
     p._0 apicullor emprega umas luvas grossas e poe no

 rosto uma especie de mascara de arame para se defender contra
 as ferroadas. Introduz na colmeia fumaca, por meio dum

 folle, ou queimando trapos ou hervas seccas.
     A lumaca atordoa as abelhas e o apicultor rouba-lhes os

 favos de mel.
      E para que serve o mel?
      A.—E' bom para se comer corn pao.
      A. — E' remedio para to&se.
      A.—Emprega-se na fabricacao do pao de mel.
      ^(,—E as balas de mel como sao gostosas!
      p. _ Como remedio, entra em bom numero de recestas,

 sobretudo para os resfriados e embaragos gaslricos. E" um ah-

 mento muito saudavel.
      Durante muitos seculos a humanidade nao conheceu outro

 assucar.
      E a cera tambem tera utilidade?
      A.—Serve para encerar moveis e soalhos.

      A.—Para fazer velas.
      p._para modelacao, para vernizes, para encausticos

  isto e, pintura sobre cera.
      Ha abelhas de muitas especies; umas chamadas manda-

  saias, fabricam um mel superior que tern o nome de mel

  de pau.
       Vimos para quanta coisa boa serve o mel e a cera, por

  isso nao digam mais que a abelha e ma!
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      (Sobre a mes,.i cal virgcrn, limao, vitiagre, pedacos de giz.
concha-.. mill-more eic.)

      Alumno.—Fomos briiic;ir lionlem a larde nnma casa em
con-lriiccan e Aiilonio n;1o nos deixou per as maos na cal. EIle
di-sc que a ca I qneiniii. E' verdade?

      Professor. -— E', sirn.
      /• — M.'.is. si nao c logo. corno c qnc qucima?

     P. -- L niii vcz ijiir voces esl;1o inlercssados. varnos con-
\cr^ir. aprendcr alguina roisa ;i res|)eilo d;i cal.  Querem?

     .••;'. —- Qneremos, sim.
     P.—Ilii nniii grande varicdade ilc ()eilras chamadas

calcareas. . .
      A. — Enl.lo. i\ cal e pedra?
     P. — Sim. 0 rntirmore, o [ufo- a [)edra litliograpliica. o

alabaslro. o gi/, o ere, ;is c.iscas de oslras, dc mariscos, lodas
essas siilisiiincitis s;io lormadas de cal. mais 1111 menos dura.
H;i nm meio -impic-. dc rcroiil]<'cer a cal sol) a- snas differenles
fonnas.

     Venli.i aijui, Alviiro.  Fs[)rem;i esic Ilmao eni cima desle
jiciiaco de gi/,.

     Qne iicoiileccu?
     A.—0 giz esia lcr\'cni]o.
     A. — Fsia sninndo iim;i fumaca.
     P. — Sao os vapores da ca1.
     0 inrsino aconlcccra si \'oce pn/cr qnalquer acido nas con-

»'!i;is. no marniorc eic.
     Venliii. All)erlo. la/er ;i mesnici coisa nesle pedago de

marinore e nesia couclia.
     A.—No marmore I icon so um;i manclia.
     A. -— A conch;! g;islon-se uiii pouco.
     /-'.—Ollic o sen giz, Alvaro.
     A. — 0 pedaco de giz quasi desappareceu.
     P. — Em lodas as substancias calcareas a cal nao se acha

pura: esia unida a um dos elementos do ar —- a carbonico. E'
por isso fjuc essas subskincias sao chamadas carbonates de cal.
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     A.—Quantos nomes novos!
     p. — Um pouco difficei,s, mas corn um pequeno esforco

de attencao voces conseguirao graval-os.
     Tome, Augusto, esta garrafa. Ponha-lhe dentro giz, mas

primeiro reduza-o a p6. Agora, despeje na garrafa esle vina-

gre. Arrolhe a garrafa.
     A.—Esta fervendo.
     A. — Olhem estas bolhas subindo!
     p, — Essas bolhas sao formadas de gaz carbonico.

     A.—A rolha saltou.
     A.—Parece gazosa.
     P. — Esse gaz que faz saltar a gazosa, o guarand etc.
     Si das substancias calcareas tirarmos esse gaz, fica a cal

pura. Isso se consegue corn o fogo. Queimam-se, calcinam-se
as pedras calcareas, os carbonatos de cal, em um forao cha-

mado forno da cal.
     A cal que sae do forno chama-se cal virgem. (Mostrando

a classe.) Isto e cal virgem. Vamos examinal-a. Venha, Al-
 cides. Ponha alguma desta cal neste prato e deite-lhe agua.

     A. — Que barulho!
     A.—Olhem a fumaca que sae!
      ^_—Q'nde esta a agua que Alcides poz na cal?

     P. — Evaporou-se.
     Toque na cal, Alfredo, mas corn cuidado.
      A.—Esta quente, quasi que me queimou.
     p. _ Ja ve voce, Alfredo, que Antonio linha razao. E^

 melhor nao andar a por as maos na cal.
      A.—Exquisite! A agua estava fria!
      A.—Donde veio este calor?
      p. _ Que acontece, quando esfregamos bem uma pedra

 na outra?
      A.—Ambas ficam quentes.
      A. — Era assim que os selvagens obtinham fogo.
      p. — A cal gosta muito de agua. Diz-se que e avida de

 agua. Esta uniao da agua corn a cal, produz uma especie de
 cheque, de attritp, que produz egualmente calor.

      Ponha mais agua na cal e mexa-a.
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     Que aconteceu?
     A. — Acabon o calor.  Esta molle; e massa.
     P.—Si a cal livesse estado exposta ao ar humido. perde-

 rin essa propriedade.
      A cal depois de rnolhada, chama-se cal apagada ou cal

 exiincla.

     P.—Enliio, a cal no pralo. agora, e extincla.
     A.—\ ejam como esta reduzida a p6.
     A. — E como augmentou!
     P.—Sim, a cal extincta auginenta de volume.
     E para que, sera que serve a cal?
     A.—Para caiar as paredes.
     A. — Como mcdicainento.
     A. — Para caiar as arvores.
     A. — Tambem como adiibo.
     A. — F^ usada no reboco que se faz para unir os lijolos

e as pedras lias conslruc(,;6es.

     A.—Porque e quo di/cm que reboco sern cal nao presta,
nao 'egur;i?

     P.—Justarncnte per lailar-lhe a cal.   Preparado corn
a cal. ti'irrna um;i argainassa molle e adhesiva. No fim dalgum
tempo essa argamassa secca, a cal absorve e fixa de novo o
acido carbonico do ar.

     A.—Fica pedra calcarea ouira vez.
     P.—Justarnenle.  Vejo que Arislides prestou attencao.

     Quaiido e necessari<j empregar a ca.l del)aixo da agua-
como [)or exempio nos pilares de ponies, na construccao de
aqueduclos. nos |)ocos, nas obras maritimas, docas etc., a ar-
gamassa de cal cornrnnrn nao serve.

     A. — Porque?
     P. — Porque alii nao secca, nao fica dura. Ha uma cal

chamada cal hydraii lica, lirn pouco menos branca que as outras
e que contem argilla.  •\ argamassa feita dessa cal endurece
na agua do mesrno rnodo (jue a argamassa feita coin a outra
cal endurece no ar.

     Os calcareos sao muito abundantes no Brasil. 0 •marmore
se extende em jazidas consideraveis.
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     A industria da cal acha-se bastante desenvolvida; fabrica-
mos bastante cal. Os nossos calcareos prestam-se admiravel-
mente ao fabrico do cimento. E' sabido que annualmente man-
damos vir do estrangeiro milhares de toneladas de cimento que
nos custam centenas de conlos de reis.  Todo esse dinheiro
ficaria em nosso paiz, si fabricassemos cimento corn os nossos
calcareos.

     Em Sahara ja se iniciou a fabricacao de cimento, corn
optimos 'resultados.

                     A HERVA MATE

     Alumno.—Mamae disse que o cafe esta tao caro, que

agora vamos beber muilo mate em casa.
     Professor. — Faz ella muito bem, pois o mate alem de ser

uma bebida de preco medico, ainda tern propriedades thera-

peuticas.
     A. — Que quer dizer propriedades therapeuticas?
     P. — Quer dizer que o male pode ser usado como medi-

camento.
     A.—E para que e bom o mate?
     P. — Promove a digestao, acal'rna os nervos, produz acti-

vidade cerebral. E' diuretico de valor. Corn o seu uso os cam-
peiros e soldados resistem a grandes fadigas, podendo passar
dias e dias sem outi-o alimento. Foi agente indispensavel durante
a Guerra do Paraguay, sendo bastante usado na ultima guerra

europea.
     Nota-se que, nas regioes onde o mate e a unica bebida

usada, os habitantes apresenlam um aspecto forte e sadio.
Esta condicao nao e inteiramente devida ao clima, mas em
grande parte as qualidades therapeuticas da herva Tnate que
elles consomem em grande quantidade.

     A. — E eu que nao sabia disso tudo!. . . Que mais pode
o senhor nos contar a respeito do mate?

     P.—Muita coisa. Quando os jesuitas comegaram a sua
catechese entre os indios do Brasil, ficaram admirados de que
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as tribus guaranys resislissem as inleinperies dos scrtoes. dias e
dias. sem alimenLo solido.

     A. — Que e que bebiam?
     P.—Mascavam ;is folh.is dnni arlmslo a que dies chama-

vain cad.

     A. — Er;i o male?
     P. — Sim. Os jesuitas cxperlmeiiltiram-n-o e coinec;ira'in c)

usal-o.  Fizcram pliinlacoes c eiisinar,.iin os indios ;i cnltival-o.
5mineiis,.i? floreslas nalivas ou lierrnes forarn descoberlos, al-
gnns dos qu;ies esl;"io ainda virgens, inexplorados e ale dcsco-
nhecidos. emquaiilo oulros. ja numerosos, nas Iproximidades
dos ccniros, sao cxplorados. Quando os hervaes sao eiiconlra-
dos. os fierraleiros. que fa/,em |)ara isso longas viagens jjelas
floreslas, pedcm ao govcrno licen(ja |)ara conservar a ])roi)rie-
dade, comecando inirnedialameiile a exploracao do lierval.

     0 arbnslo. on niellior. arvorc, que [lor signal •-e assemc-
llia !)tis[anle corn a ]jcreira, lem dc 3 a 6 meLros de allura. attin-
ginilo ranis vczes a !! on 9 rnclros.  0 tronco c coberki duma
casca e;lKin(|iii(,;ad;i; os rainos sfio duin as])eclo ;ivcrrnelhado
<• as lollias, ilum verde escuro.

      f.—E qn;il c a |);irlc i|ue serve para o clia?
     .1. — S;"io as lollias.
     .1. — E' preciso j)re))aral-as?
     P.—Sirn. Pi-imciro coriam os g;illios mais finos i\n- nr-

vorcs.  (maniarn a islo fazcr <i ln'ri'd.

     .1.—E unia es))ecic dc |}oda.
     P. — 0 lierval, urna vez explorado ou podailo. deve ser

abandonado |jor Ires on (juairo annos.
     .I. — Para que?
     P.—Para rehizer a sua l<dliagem.
     A.—Depois ile podado, licam so o Ironco e os gallios

grosses?
     /"*• — So.   ILIII scguida lii/ern o <|ue cliam;im a sa/teca.

Os galhos corlados sao submcllidos ao calor duma lomieira. A
lierva e enlao amonliiada, para ser dcliuilivamente seccada ou
lorrada.

     A.—E como e que se torra o mate?
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     /''. " A'-. \ezcs. numa espccic ilc grcllia de madeini. cons-

Iriiida uni pouco .iciina do chfio.   Por liaixo da grelha faz-sc

foso, pondo-se os galhos ja sapcc.ido- cm ciliia del grellia.  0

I'OHO i»recisa ser liem lirando. pai-ci a ton-cl'clccao ser liem lenla.

HJ um ouiro moilo dc lorrcl'ar(;;io. quo c rnais cotnmnrn. (.011-

sisir cm alirir nma c;ividadc no ck'io comrnunic.indo-ci coni um

ccinal-   N(.» corncco ilo can;il I'a/.-sc logo cnjo c;ilor sac pelo

l)iir;ico sol»rc o qual esl;i 11111.1 cirmac;1o ilc gallios cnlrelacado-

dc laqiliiras c ciiqneirns. c o in;ilc cm ciina.

       |.—OiKindo o male lic;i lorr.ido. csl;i prom|ilo.''

      ]\ — \\K> [);ira iini tcrrciro qne ~c cliiini.i cdiiclin. iiiiilc c

li.ilido a var.is. para li-ilm-acao d.is lollias.

       L - Agiini esl;i |)i-oni|)lo?

      /•*.--Esia canclieado.   Pass.irn-ii-o por |icnen\i-. p;n-a -c-

 p;ir;ir ;i~ I'ollias il-i- -.emenic' c ilos ramos.

       (_ --.- \1,[s. no iiialc i]iic ~c comprj li.i g;i llnnlios.

      P.  -Sim, o> gaibos sao corljdiis crn ped;icinhos. por pi-

 cadores giralorios e niislnr;nlos rom .1' lollia-'.

      .). --• Porqnc !'• que ni isl lira in'.''
      /).    Piininr sc jnlga qnc nem '- rami)- nem .is lollias.

 |ior -i s6s. ilecin ;i lieliida " -'en .iprccmdo s.ilior.   Enlao c o

 male empacolado. on poslo cm kirn-.. promplii p;i i\i 'cr .'x-

 porlado.

      (,<>mo i"' qii<' .1 sn.i m.tiii;1r |irepiir,i o rn-ilc.''
      •;.— Ell.t pnc lll-.ls.ls r .l-snc,!!- rill rilli.l dn lll.llc c depor-

 ;mn;i Icrvciilc.
      /'.-- \l<'iirn.i- pc-sods liinil.iiii-sr .1 l>i/.cr ;i|)cn.i- .> infii-

 .-;'io.   N.t icrr.i do male c die <;iliore;ido cm cums. .ilr.ives il<-

 bomlnlhas.
       .f_[•\ omic r a Icrr.i (In m.ilc. oiiilc i"- qnc li.i c-,-..)^ I lo-

 rc-.l;!'. ile licrva-male?

       P. — Exclu.-ivanieiilc na Vincricj ilo SnI.   File •'• native

 em loda ;i /"na temperada «lo Brasil. pi-incipalinciile nos Fslados

 do Paranii. S-nHa Ccilliariiu. iSin (;mndc do SnI. c Vlalo (;rosso.

 F' no Eslado do Parana quo el Ie e mais cxpiorado. Conslitlie

 a princip.il cxportac-ao desic Eslado. 0 male e par;i essa parte

 do Brasil o que o cal'c e para Sao Paulo e a borrachu para a
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regi;1o Anmzonica: ;i principal tonte dc riqueza publica e par-
licula)'.

     A. —•• ^ i|ucrn c quo bebc lanto male?
     P. — E bebida (|liasi que cxclusiva dos Estados que o

produzern. sendo liaslanie usado em todo o Brasi] assim corno no
Paraguay. Ci-ugiiay. Argeiilina, Bolivia e Chile.  Comeca a
-cr exporlado |)ara a Euroj)a, especialrnenie depois da sua
gr.tiiilc .icceil;icfio dur.iiile a gnerra europea.

      Professor. — Hontem conversamos a i-e&peilo da man-

 Icigu: hojc vamos Iralcir do cornpanheiro da mdnleiga.  Oual

 sera elle, Anionio?

      Ainmno. — 0 pao?

     P. — Sim. o pao e nm dos companheiros da manteiga, mas

 ii;1o e a die quo me refiro. Qua] sera o outro companheiro?

      •'/. — 0 qiieijo.

     P- — Jn-'tainenle. I'; porqne acha voce (juc o queijo e com-

panheiro da manteiga?

     A. — Poripie o ijiieijo. ciirno a rnanieiga, lambern e feilo

dc leile.

     P-—Muilo bern! No nosso paiz, quasi lodo o leite nos e

liirncciilo |)(4as v;iccas.  Nalguns paizes europeos as ovellias e

cabr;i- fornecem o leile lanio para o consumo, em estado na-

liif.il. como par.i a l';il»ric;i(;;1o da manleiga e do queijo.

     0 leite c os sens derivjdos, manteiga e queijo, figuram.

fiiire os iilimen!os rn;iis communs e mais usados.

     Que espccie ilc (|ueijo conhecem voces?

     4. — 0 qucijo de Minas.

     A. — 0 queijo do Rheno.

     A.—0 queijo Palmyra.

     A. — 0 queijo Parrnesao.

     A. — 0 queijo Prata.

     4. --- 0 queijo TU[)V.

     A. — 0 qneijo Suisso.
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     P. — Grande, enorme e a variedade de typos ou especies
de queijos. Alguns sao crus, de pequena conservacao, nao fer-
rnentados; outros, como o requeijao, sao cozidos, sem fermen-
tacao. Uns sao gordos, isto e, sao feilos corn o leite completo;
outros sao feitos corn o leite desnatado.

     Vamos ver, Arlindo, como e fabricado o queijo?
     A. — Sera em batedeiras, como a manteiga?
     P. — Nao. E' muito simples o fabrico do queijo. Varia,

conforme os differentes typos. Vejamos co'mo e feito o queljo
de .Minas, por exemplo.

     Para se o fazer delxa-se primeiramente coalhar o leile.
Quando se quer que coalhe rapidamente deita-se ao leite um
pouco de coalho que e um fermenio tirado. . . donde, sabem
voces?

     A.-(?)

     P. — Do estomago do cabrilo OLI da vitela. Algumas vezes
poe-selhe vinagre ou summo de limao.

     0 leite, assim coalhado, vae para umas formas circulares
ocas, do diametro dum prato, mais ou .menos, e da altura duns
cinco a sete centimetres. Poem-se essas formas sobre uma mesa
estreita e inclinada. Aperta-se corn a mao essa coalhada para
extrair o soro que vae cair numa bacia collocada debaixo da
mesa. Vae-se depois deitando mais coalhada e apertando de
novo, ate a forma ficar cheia. Cobre-se de sal a parte superior
do queijo e conserva-se-o ale a noite, tendo-se o cuidado de
viral-o e por-lhe sal no outro lado. No dia seguinte poe-se o
queijo em logar fresco, onde tome ar. Vira-se-o de vez em
quando, e depois duns oito dias elle esta prompto.

     Qual sera o Eslado do Brasil que produz mais queijo?

     A.—E' Minas, pois a gente nao diz sempre: queijo de
Minas?

     P. — 0 Estado de Minas e o principal productor de lacti-
cinios. 0 fabrico do queijo e industria muito antiga, em Minas.
Os seus queijos sao muito apreciados e gozam de muita fama.

     E qual sera o paiz estrangeiro que mais queijo nos manda?

     ^.—E' a Italia.
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     P. — 0 queijo e cxcellente producto alimentar.  Certas
~ubstanci;is quo die conlem lacilitam a digestao. Algumas es-
pede:- de queijos ipic (.•onlein essas -^uijslancias em excesso. sao,
entreiitanto. indigcslas.

     (Sobre a rncsj da priife'-sora deve haver, .ilem de lolhas,
i'!'")re.-. fruclas c cilc ca'cas da planta.)

     Alumno.—Ja sao boras de li(;;~io de coisas. Posso ir bus-
i\n- !a eml)aixo as folluis de encalypio?

     Professora.—Nao. nao e preciso...   Qnantos de voces
i;l viram pes de eucalypio?

     A. — Eu ja vi.
     P.—S;tbe dondc vein essa planta?

     ..?.-(?)
     P.—Da Auslralia.  Vcjam. aqui no mappa, onde lica

a lerra do euc,.i!yplo.
     A.—E' uma grande illia, nao?
     P. — E'. sirn. Dessa lerra foi transportado para diversos

lo';an"'.  Na Algeria, ao norte da Africa, plantaraim-n-o em
Lil qnantidade que o eslraugeiro julga ser a planta originana

dessii reglao.
     A.—F^stou \cnd(i Lanlas rolhas differentes. Serao d;!

inrsma ijiialidade?
     P. — Nao. H;i mnilos de especies e variedades: mais oil

iiirnix umas 2.30.
     A.— E' vcrdade i|iie a altura dessas arvores varia muito?
     P.—E'; lia ;ilgumas (iue altingem ale 160 metres de al-

lura, emquanio oulras sao |)e(|iieiios arbuslos; estes sao copa-
dos c ramosos; aquellas, esguias sernelhando mastros vivos.

     A. — E a casca taml)ern e differente?
     P. — H;i desde a fina e lisa ale a rugosa e grossa, ora

.idherenle. pregada ao Ironco, ora se deslacando corn facilidade-
e ainda rnuda de aspecto conforme a edade do vegetal.
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     A.—0 eucalypto da resina?
     P. — Da, sim; e das folhas de certos eucalyptos extrae-se

um leite que fornece uma boa borracha, emquanto outros euca-
lyptos dao uma materia assucarada.

     A. — Ha oleos de eucalyptos?
     ,P. — Sim, extraidos das folhas e brotos novos.
     A. — E para que serve esse oleo?
     P- — E' usado na medicina, na veterinaria e na industria.
     A.—Pelo que a gente ouve, seria bom plantarmos muitas

dessas arvores, como fizeram na Algeria, nao e?
     P. — Sim, ainda mais que e facil obter a planta.

     Reproduz-se por meio da semente, que pouco cuidado re-
quer, e o eucalypto cresce em todo o logar, dependendo de se
conhecer as especies, pois emquanto umas crescem nos terrenos
seccos e servem para attrair a humidade, o frescor, outras
saneam os terrenos alagadicos ou brejos.

     A. — Quando se pode fazer a sementeira?
     P- — Aqui em S. Paulo, o melhor tempo e de abril a se-

tembro. Sao precisos mais ou menos 6 mezes para transplantar
as mudinhas.

     Voces sabem alguma utilidade do eucalypto?

     A. — Eu ja tomei cha de eucalypto.
     A. — Quando estive corn tosse, tomei o xarope.
     A. — Em casa, no tempo em que apparecem febres pela

cidade, nos queimamos as folhas.
     A.—A madeira e usada na marcenaria.
     P. — E' ate empregada nas construccoes navaes.
     A. — Serve como posies e esteios.
     A. — 0 papae usa os troncos finos nos cabos das ferra-

rnentas da lavoura.
     P. —Muito bem!
     A.—Eu ainda sei para que serve: para dormentes nas

estradas de ferro.
     P. — Sim, e saibam que esses dormentes chegam a durar

18 annos em perfeito estado. E' tambem applicado em calga-
mentos de ruas.

     A. — Serve para formar cercas.
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      A. — E para leidia. nao presta?
     P. — Produz nm logo corn um calor mais intenso que

 'i do coke.
     A.—0 seidior ja \iu esta casca avermelliada? Para que

 servira?
     P- — Para nos auxiliar dum novo modo. Serve na tin-

 turana, emquanto oulros encalyplos nos fornecem o tanino
 usado no cortume.

     A. — E essa rasca cheia de pellos e corn inn cheirinho de
 limao?

     P- — E duma das bonitas arvores de ornamentacao.  0
<\mlc e recto; produz oleos essenciaes.

     0 cucalypio serve larnl)em para formar matas e bosques;
cre-Le muilo depressa.   E" ainda muilissimo aconselhada a
plantacao ao longo das estradas de ferro, pois seria o melhor
e mais fard meio de corrigir a devastacao criminosa que se
 taz as nossas 'malas e capoeiras.

     4. — Eu nao quero me esquecer de conlar <pre minlia irma
lisa uma partezinha das fruclas do eucalypto para fazer o ca-
!ice das rosas e botoes artificiaes ((lie ella fabrica.

     P. — Mais uma utilidade.
     A.—Em casa, usamos a essencia do eucalypto para nos

•curar dos resfriamentos.
     P. — E' bastanle.  Veremos l)reve o eucalypto plantado

em loda parte, nao e assim?
     A.—Asslin deve ser.

     Professora.—Aqui estao dois ovos que eu trouxe. para

a nossa licao de hoje.

     Alumna.—Corno sao bonilos!  Sao de gallinha?

     P. — Sao, sirn. Mas ha outras aves. cujos ovos aprovei-

tainos. Voces conliecem-n-as?

     A. — Pa las.

     A. — Peruas.
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     A.—Gallinha da Angola.
     A. — Pombas.
     A. — Pavoas.
     A. — Marrecas.
     A. — Gansas.
     A.—Ih! os ovos de gansas sao grandes!.
     P. — Voces nao ouviram falar no ovo de aveslruz? Tern,

mais ou menos, o tamanho da cabeca duma crianca recem-

n a sei da.
     A.—Prestarao esses ovos?
     P. — Porque nao? Ha ainda ovos, que talvez voces nao

conhecam: sao ovos das tarlarugas, os quaes constiliiem um bom

alimento.
     A.—Mas aqui nao ha tartarugas.
     P. — Vivem em grande numero, nas margens do rio Ama-

zonas.
     A. — 0 maior rio do mundo.
     A. — E que atravessa os Estados do Amazonas e do Para.

     P. — Isso mesmo.
     A.—Como se acham os ovos das tartarugas?
     P. — Na epoca da postura, ellas apparecem aos centos nos

areaes que margeam o rio; ao cabo duns quinze dias, os natu-
raes exploram o terreno e encontram muito ovos reunidos, bem
cobertos de areia, a espera (}ue o sol os cheque. . .  Bern, vol-

temos aos nossos ovos.
     A.—Elles sao frescos?
     P. — Ainda nao os examine!.
     A.—E' difficil examinal-os?
     P. — Nem por isso. De encontro a luz, si apparecerem

 claros e translucidos, sao frescos; si lurvos ou escuros, sao
 velhos e estragados.

      A.—Porque a senhora quebrou esse ovo?

     P. — Para moslrar-lhes as partes. Olhem e digam quan-

 tas sao.
      A. — Sao duas.
      A. — Sao tres.
     P. — Diga-as.
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      A. — Casca, clara e gemma.

      P.—Para que serve a casca?

      •4- — Para a propria gallinha coiner.

      P. — Sim: o calcareo da casca e um bom alirneiilo para as

 galbnhas; entretaiilo. e preciso prirneiro seccar bern a casca e

 mod-a, pili-a ci galliiiha nao se habitual- depois a qnebrar os

 ovos que puxer.
      E a gemrna e a clara. para ()ue servem? Nao rne dirao?

      A. — Para lanta coisa!. . .

      P- — E como se comem os ovos?

     •4.—Comem-se Inlos, cozidos, queiites com um pouqui-

 nho de sal. e ate cn'is.

     P- — Corno ainda se empregarn os ovos?

      A. — Em i'ios de ovos.

      A. — Em suspires.

      A. — Ern lodos os doces goslosos entrain ovos.

     P. — Na goiabada. iia rnarnieladci lambem?

      A. •— Njo, senliora. mas na gdea. nos bons-hocados, nos

pud ins etc.

     ^-—E nas Inladas. nos bolinhos de peixe. nos camaroes

recheados.. .

     •4.—E as gemmadas! os chocolates!  Que coisas boas!

     A. — E os sorvetes de creme!

     P-—Bern; j;i vi ipie conhecern l)em o ernprego dos evos.

     Sabem o rncio de conserval-os?

     .4.—(?)

     P.— Ate urn anno inleiro I icam Irescos. si os collocar-

mos corn a ponta mais I'ina para Ijaixo, bern ernpilhadinhos num

pote. e em seguida enchermos esse pote coin agua de cal. Co-

bre-se ludo muito bem, para nao deixar enlrar a luz.

     .4. — Pode-se [)6r essa cal com quo os pedreiros tra-

l)a I ham?

     P- — Sun. mas e preciso antes derrarnar-lhe Ijastante agua,

ale passar de cal viva a cal exiincta; depois misturam-se

6 a 8 grs. desta ca! corn urn litre de agua.

     A. — Ha so esse meio para conservar os ovos?

     P- — Ha um onti-o. facil tambem. Dissolve-se em alcool

uma pequena (juantidade de gomrna-laca: obtern-se urna especie
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de vemiz corn que se cobrem os ovos. Guardam-se depois de
seccos, em caixas corn serradura ou farelo.

     A.—E quando a gente precisa delles, como se faz?
     P. — Basta passal-os no alcool que o verniz sac immedia-

tamente.
     Voces sabem que um ovo vale 40 grs. de came ou 120

de leite?
     ^ — !\ao, senhora. 0 que nos sabemos, de tanto ouvir-

mos falar, e que a carne, o leite, os ovos, afinal tudo, nos dias

de hoje, anda caro, muito caro.
     p.—Corn effeito, isso e verdade. . .  Mas nao se esque- ,

cam de que o ovo e um alimento de primeira ordem, rnuito sau-

davel e substancial.
     Antes de terminar, vou-lhes contar que ha uma cidade pe-

quena chamada Petalauma. . .
     A. — Onde fica?
     p — perto de S. Francisco, nos Estados Unidos. Nessa

 cidade ha mais gallinhas do que habitantes. Quasi todos se
 dedicam a gallinicultura. Ter um criador 1000 a 1800 galli-

 nhas e muito commum. Ha millionarios que mantem em suas
 capoeiras 3000 a 15000 gallinhas.

      4_—Professora, a senhora nao acha que essa cidade

 bem podia se chamar Gallinopolis?
     P. — Talvez voce tenha razao, minha tagarella.

                  ANIMAES NOC1VOS
                       0 RATO

    Professor.—Vamos, hoje, fatar dum animalzinho mui
conhecido de todos voces. Qual e o animal que foge espavorido,

quando enxerga o gato?
     Alumno.—E' o rafo.
     p.—Nao acha voce, Arthur, que o gato e um animal

muito man?
     4—Nao, senhor. 0 gato e um animal util ao homem,

 e faz bem em matar os ratos.
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      P."— Porque?
      '4. — Porque o papae ja me ensinou que o rato e urn ani-

 mal muito perigoso.
      P. — Muito bem. 0 rato e, de facto, um animal nocivo.

 E' um dos maiores inimigos do homem; precisamos guerreal-o
 sem do.

      Vou ensinar-lhes algumas coisas, sobre os ratos. Elles se
 reproduzem dum modo assombroso.

      Numa fazenda da Inglalerra. mataram uma vez 35 mil ra-
 tos e ainda ficaram uns 5 mil!

      Elles destroem as planlacoes.

      Na Ilia Jamaica, em 1833, numa fazenda, mataram 40 mil
 rates que destruiram um cannavial. cujo prejuizo foi avaliado
 em 3 mil contos de reis.

      Em 1881, na India, o povo comecou a sentir os horrores
 da tome. porque os ratos destruiram toda a plantacao de

 cereaes.
     0 governo premiava quem malasse o maior numero de

 ratos.
     E loram mortos 12 mil ratos!
     Nas fazendas,. devido as plantacoes, o numero de ratos e

 dez vezes maior que nas cidades.
     Um so ralo calcula-se gastar 10$000 de cereaes por anno.

     Supponhamos que, no E. de S. Paulo, existam 5 inilhoes
de ratos. Quantos contos gastariamos corn dies?

     Facam a conta.
     A. — 50 mil conlos de reis por anno.
     P. — Perfeitamente.   Pouco mais do que isso gastamos

corn a Instruccao Publica e a Hygiene.
     Alem desse grande prejuizo, dies lies causam um outro

maior: — a peste bubonica.
     A. — Que e peste bubonica, professor?
     P- — E7 uma molestia horrivd e epidemica.
     Em 1899, appareceu no Brasil, atacando as cidades do

Rio de Janeiro, S. Paulo, Santos e outras.
     Ella e produzida por um microbio chamado bacillo pes-

toso de Yersin.
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     A peste prmcipia nos ratos.
     Quando comecam a morrer muilos desses animaes, logo

surge a peste bubonica.
     A.—Mas, como e que os ratos nos transmittem a peste?

     p _ 0 rato atacadc da pesle, morre e, logo que o seu

corpo esfrie, as pulgas o abandonam; e, si, por infelicidade,

uma dessas pulgas morde uma pessoa, passa-lhe o terrivel mi-

crobio da peste.
     A. — Como poderemos fazer guerra aos ralos?

     P.—De tres modos:
     1) _ Prival-os de alimentos. Os ratos comem tudo; por

isso, nao devemos deixar resios de comida, doces, fructas, ce-

reaes etc. ao seu alcance.
     2) _ A destruicao dos esconderijos.  Os ratos gbstam

 muito de se aninhar no meio de papeis, roupas e colchoes ve-

 Ihos. Precisamos, pois. trazer a casa sempre limpa e bem are-

jada. Os poroes devem ser altos e cimentados para nao pode-

 rem ahi viver os ratos.
     3) _ A matanca. Para matar os ralos, devemos recor-

 rer aos gatos, ratoeiras e venenos.
      A. — Como poderemos envenenar os ratos, professor?

     p. _ Mistura-se a um pedaco de came, pao, queijo, ba-

 nana etc., um pouco de carbonate de baryo, na proporcao de

 1 parte de veneno para 4 partes de isca. Depois colloca-se uma

 colher de cha dessa mistura nos logares que os ratos costumam

 frequenta-r.
      4_—0 rneu caozinho morreu envenenado, porque comeu

 um pedaco de came que papae envenenou para matar ratos.
      P.—Para evitar qualquer desgraca em casa, deve-se col-

 locar a isca envenenada sob um caixao corn aberturas lateraes

 por onde so os ralos possam entrar.
      Meus amiguinhos, assim como sempre Ihes peco que nao

 maltratem as aves e nao damnifiquem as plantacoes, assim tam-

 bem hoje os aconselho a que facam uma guerra sem treguas,

 sem do, sem piedade., contra os ralos, causadores de tantos es-

 tragos, produclores da pesle. que nos traz a morte.



               SUA NATUREZA E KLEIV1ENTOS

                                   (A. TOMPKINS. — Trad.)

                          (Cim-tinnacflo)

     E' verdade que. nj pratic,i, neni sempre segunnos esta
ordem logic.a dc raciecinar: preierimos comecar pelo assumpto
a ensinar, entendendo que e o ler. o e'crever etc., que ensma-
mos, em vez de ser a crianca. Inn dos caraclensticos m;ns fn-
santes da grande obra ile Foelx-i »'- i> de cornecar pela crianca;
e, lendo averiguado essa necc^sidaile, j)roseguiu e enlao inven-
tou um systema de meios, os don' <li) jardim da Intaiicia, pelos
quaes a actividade educaliv.i pude^se ser produzida.  Nao ti-
vesse die contribnido coin outra roisa ..is idea^ e a jiratica edu-
cativa, a nao ser coni es!;i ordi'in dc progresso. e ..linda seria
die, com razao, clKimado ui!i rdoriiiadt)!' do ensino.  Uma
grande reforma dar-se-a qiianiln iiiiciarmos o nosso estudo atten-
dendo ao ponto de visl;i dn <-ri;!)ic;i c nao .i« da arithmetica.
geographia etc.. como incro? j-siitiii)los: como algurna coisa
allieia a vida do aluiniio r 'inr ;Ie\c '("•r eiismud;! ])or causa do
seu valor proprio.

      Esta mudan<;a na ordcii! 'nlijerliv;) fie i)i.'nsaii)ento no ce-
rebro do ]irofessor. a inedida ijiif se dieclii.a no ado exterior
da narracao da licao. p''nlp s"r n);ii-- liern apreciila neste resumo:

Processo vda-
    calivo

n "<•*'-•:'i (I ;i 1 Ie  t'vidente. da

   Pha»r

sub.jfflivil

  r'hii-.e

objeclivsi

Pni[n>-,iln.  'ill  ti"»-*'--,-'i(l;nte  t'vidente.  da

< ri.iiii;:!.
S'.xpiTipiiria.   j)a-,^o^   iiit'llla^^-   exii;idos

;irl;] iirrrrisi]luilp.

Mrn'^ dt. rcpi-inln/n  j t'xjicrieiK'ia ou

lia^^os inrnl.it's.        ;''' '

Mfins ilr iinnluy-ir pj.sso? int-nlae?.

I'j-.sn', niriilafs fllerliviinienti.' iLidiif pela

•'t'i;in(\i.
Nrcr.'.siil.iilr s.itisfrila ila rriancLi ou fiaa

nmsiimddo.
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     0 processo depende de si mesmo; e uma serie que volta a

si como em qualquer outro processo organico. 0 primeiro e

o ultimo, e o ultimo e o primeiro. As duas phases nao sao se-

paradas pelo tempo, mas existem ao mesmo momento — mo-

vem-se parallelamente; o subjective como causa constante e

immediata do objective.

     Mas, quando se tern que preparar uma licao sobre um .de-

tenninado assumpto, como seja o substantive, um rio, uma ba-

talha, deve-se comecar corn o segundo elemento do processo;

porque se suppoe que o assu'mpio ja tenha side apresentado

a luz dalgum alvo educative.   Neste case o professor deve

primeiramente descobrir a rota de actividade mental que o

ponto em questao e capaz de produzir. Tendo isto por base, elle

pode estabelecer tanto o valor educativo da actividade produ-

zida, como os meios de produzir essa actividade; e qualquer

destes dois pode ser apresentado em primeiro logar, desde que

ambos sejam direclamente baseados no assumpto (jue se vae

ensinar, considerado como processo mental.  Prime] ramente,

pois, no trabalho pratico de delinear uma licao, o professor

analvsara o assumpto a ser ensinado nos processes mentaes que

u constituem, e entao continuara a deduzir daquelle processo

tanto o poder educativo como os meios de adaptar o processo

para transmittir ao alumno lodo o sen valor. Seguir-se-a, por-

tanto. esta ordem na

                  ILLUSTRA^AO DO PROCESSO

     Supponhamos que a idea de pyrainide deva ser ensinada

a uma classe primaria, digamos a um terceiro anno. Tendo

este assumpto como ponto de partida, o primeiro passo, ao pla-

nejar a licao, e o de analysar a idea dentro do movimento men-

tal que a constitue.

     0 MOVIMENTO—Como um "'totum" — A 'mente deve rece-

ber esta nova- idea dos elementos de conhecimentos anteriores.

Supponhamos que o conhecimento mais intimamente relacionado

a nova idea seja a nocao de solido, superficie plana, linha recta,

triangulo e ponto. 0 movimento, pois, considerado como um
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LITERATURA INFANTIL

              0 SAPO E 0 GRILLO

                   (CONTO PARA CRIAN^AS)

     0 sapo apostou corn o grillo, para ver quern pulava

mais alto.
     Deu o sapo o primeiro pulo e, no segundo, pulou bem

alto, mas ao cair ao chao bateu corn a cabeca numa pedra e

machueou-se bastante.
     0 grillo cacoou muito e disse ao sapo: — Voce sabe pular

bem, so no brejo.
     — Agora e voce que pula, falou o sapo.
     0 grillo, attendendo ao convite, deu um pulo muito baixo.

     0 sapo, rindo-se, continuou:
     — Qua], voce nao sabe pular!
     0 grille, cheio de raiva, trepou numa pedra e de la deu

um pulo bem alto.
     0 sapo, vendo que ia mesmo perder a aposta, deu dois

 pulinhos para a frente, ficou no logar onde o grillo devia cair,
 abriu a bocca e, quando o grille cahiu, die o enguliu, muito

 depressa.

**

No jogo perde-se tudo: tempo, dinheiro e amigo.

                                ADELINO BONILHA.
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INVOCA^AO

Aves gentis, aves do ceo
Que encheis de cantos a alvorada,
E, no arvoredo, teceis ninhos
Onde abrigaes a prole amada;
Cantae, cantae, que o vosso canto
Nos traz — a nos, pobres mortaes
Ecos do ceo, das harmonias
Que cantam anjos celestiaes. . .

Entes alados,
Que voaes no ar,
Felizes vos, que alem, longe da terra,
Viveis enlevados,
Como a sonhar
Nos mysteries sem par que o ceo encerra!

Um ninho esconde tanta vida,
No ramo verde se embalando,
Emquanto a ave carinhosa
Suas endeixas vae cantando:
Nao ha no mundo alma que possa
Ouvir de uma ave o doce canto,
Sem ficar logo embevecida,
Presa, captiva desse encanto!

Entes alados,
Que voaes no ar,
Ah! quern me dera, assim, longe da terra,
Viver sem cuidados,
Comvosco a sonhar
Nos mysteries sem par que o ceo encerra!

(Dum livro em preparo.)

CAROLINA RIBEIRO.
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                VONTADE DE APRENDER
                         (IMITA(;AO)

     Utma verdureira tinha u.nia filhinha que a ajudava muito.
Por isso mesmo nao podia mandal-a para a escola.  Quern
substituiria Nair, essa pequena que sabia vender lao bem o

q-ue havia na quitanda?
     Pobre Nair! Corn que olhos ella seguia as menmas da

sua edade, que ia.m para a escola, para o grupo!
     Como aprender? Sua mae ja nao enxergava bem; e o

tempo nao Ihe dava para nada.  Passava o dia inteiro no

botequhn.                                                ,
     Um dia Nair achou uma cartilha meio rasgada. A lodo

 o momento olhava para essas letras corn que tanto sonhara. . .
 entretanto, as letras como a cacoarem della, pareciam ate

 dansar em sua f rente. . .
     Ora, certa vez, depois de.servir uma fregueza que parecia

 mui bondosa, Nair nao se conteve e apresentando a cartilha,
 pediu-lhe que Ihe ensinasse umas duas palavras. Desde esse
 instante a pequena nao larga mais de seu livnnho. Interroga
 uns e outros ate que afinal consegue ler. Que alegna!

      Chega o que sabe? Nao. Comeca a escrever, do mesmo

 modo. . . e depois, a contar.
      Quanta paciencia, quanto esforco, quanta perseveranca

 dessa menina, para conseguir o que desejava!
      Tinha razao para querer aprender?
      Sim: a instrucgao e a maior das nquezas.

                           BR1SA
     Brisa, depots de ler brincado o dia todo corn os ramos s

as flores/disse comsigo: — "Ai de mim! para nada sirvo!
Eu nada faco, sinao brincar! Vou pedir a Vento para me levar
comsigo amanha; quero ajudal-o no seu trabalho."

     De manha, bem cedinho, estava Brisa a espera de Vento
que passava na sua jornada pelo mundo afora. Quando elle
atravessava, barulhento, pela arvore, onde Brisa brincava. ou-
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viu um;i vozinha (|iie Ilic dizia: — "Por la\or. Venlo. leve-me

cornsigo lioje: (|ucro ajudal-o.

     Vento,  rniiilo aprcssado,   responded: — "Si i|Uizer,

venha logo.'
     Bris;i sahin n;i Ircnie de Vcnto. dans;indo ilc conienle.

     Cbegara.rn ;i um logar exquisite.  Er;i uma casa alta, coin

urna eiioi-nic rod.i ci um lado.   V porta conversavam dois lio-

mens. -   "Fsia proinpio inen Irigo. senlior moleiro?  Nao te-

rnos m;iis l'arinli;i. c ;is criancas pi-ecisain dc pae.

     — "Sinio miiilo'". respondeu o m'tleiro, "mas ha inuilos

dias i|iic n;1o vcnia, c o senbor liern sabe que o inoinho nae pode

moer o trigo scin "que e vcnio l'a(;a andar as rodas.

     Nesle inomenlo. Hrisa appro\imou-sc. rocou de leve o

rosio lie iniddro c cocliiclieu-llic ao ou\ido (iue Vento. o bom e

forte Vcnie vilili.i vinilo- p.ir.i la/,cr ;iiid;ir a grandc reda do

sen rnoinlie.
     Ouande o melciro prrc<-l>cii Hrisa l;1o perto. cxdamou

ale^rfitiente: - ""Sim. senlior! cslon senlinde nma brisazinha.

.Aclio •jlic vainos ler venio!
      \ cssc lem|)o Ja ;i eiiornic rod;! gir;iv;i.   Brisa, -.imples

mensageii-;i dc Venle. saltcudo quo agora ludo corrcria l)em

para o rno eiro. coiilciiSc. fei-sc cnn^iora cem sen companheiro.

     Cheg;ir;im a uniti .ildda ;i bcira-in;ir.

      N;i prai.i .icluiv.i-s.c nin.i iniilhcr. Trazia nes l>racos uma

crianca.  Ai;arr;nlo-' i'l su.i s;ii;i cslavam um menine c uma ine-

nina.  Olhavam e mar largo c sercno.

      -\ miillier pcireria trisic; .1 meniii.i clioravd.

      One scria i]iic |)]•oc^ll-;lvamv i|uern seria <iuc es|ierava-in.''

      Es))er;iVc>m o pac que era pescador.   Estava no mar Ja

lia\-i;i dias. e .1 mac bem s;d)ici qnc die uao tinha comida bas-

 tante para inais lem|io. 0 sen navio era tecado ii vela. e die

 nan podia voll;ir sem liiic Vcnio losse ajndal-o.

      Bris;i coiiqircciideu a situac;to.  Beijou o rostinho rechon-

 cimdn da pciiiiena. enxugaiido-llie as lagrimas; arrepiou os ca-

 hdlinhos crespos do n<'ne: relrescon a cansada mac cochi-

 chando-lhe ao ouvido ()uc \'ento vinha vmdo.

      0 rapazilu exdainoii: -   "Marnac. eu vejo ondas la no

 mar!"
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     Brisa.sabia que Vento estava trazendo a praia e a familia

o navio e o pescador. Demorou-se mais um pouco para ver
a mulher sorrir e as criancas contentes baterem palmas, a vista
da vela branca que, ao^ longe, se percebia.

     Depois, Vento e Brisa chegaram a uma grande cidade.

Como tudo Ihes pareceu lindo!
     — "Voce fica por aqui, Brisa," disse Vento.  "Na ci-

dade voce sera mais util do que eu."
     Num abrir e fechar de olhos Vento foi-se, antes que Brisa

pudesse perguntar-lhe como poderia ser utrl.
     Brisa viu lindas e espacosas casas. Algumas eram feitas

de pedra, algumas de tijolos, algumas ate de marmore. Jardins
e parques havia por todos os lados. Viu criancas brincando
nos parques. Parou para se divertir corn ellas. , Empmou seus
papagaios, ondulou suas bandeiras, fel-as rir, a medida que
corriam para pegar os chapeos que voavam de suas cabecmhas.

     Ajudou o sol a enxugar a roupa extendida nos quintaes.
     Chegou, emfim, a parte da cidade onde o ar era abafado e

suffocante. Viu muita, muita gente trabalhando nas officinas
e fabricas. Percebendo como estavam fatigados e quentes, pe-
netrou pelas portas e janellas, refrescou os cansados operanos,
fazendo-os esquecer a sua fadiga. Terminou o dia, mas Bnsa
ainda continua incansavel na sua benefica missao — ajudando,

amenizando.
     Assim como Brisa, a crianc'a pode 'ser servical e util, em-

 bora pequena e fraca.
     Nao sao as grandes accoes, os grandes beneficios, o que

 mais vale.

     Doces seres, angelicaes viventes, que povoaes a terra
de alegrias infinitas!

     Sem vos, que seria do lar? So o vasio dum tumulo.
     Criangas! Eu vos admiro na vossa descuidada innocen-

cia; eu vos quero na vossa natural travessura; eu vos amo na
vossa sublimada alegria; eu vos quero immensamente, pelo
muito de bom, de bello e candido, que encerraes na vossa alma.
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     Vo&so coracao .e um escrinio de ouro perfumado de subtil

essencia. Approximemo-nos, delle, e elle revelara aroma dul-

cissimo. Vosso riso tern o encanto das vibracoes da harpa;

vossa alma e um vaso delicado de delicados sentinientos.

     Criangas, alma do lar, alegria d'o universo, vos sois

as particulas do coracao purissimo dos anjos, lancadas por

Deus sobre a terra.

 .   Itanhaen, 8 - 2: - 925.

                       ANTONIETA PANTOJA DE MORAES.

     Havia uma vez uma grande Vela de Cera. Ella bem sa-

bia quern era.
     — "Eu sou feita de cera,"' dizia.   lllumino melhor

e duro mais que qualquer outra. Meu logar e num alto cas^

tical de prata."
     — "Deve ser uma vida encantadora," falou a humilde

Vela de Sebo. "Mas eu estou satisfeita corn a minha sorte.
Seria bem mellior ter sido de cera, e ser collocada em ricos cas-
tigaes, mas... paciencia!. . .  Vivo na cozinha. que tambem

nao e mau logar." ,
     — "Vae haver testa esta noite," continuou a Vela de.

Cera, "logo me mandarao buscar."
     Nesse instante vieram buscar a Vela de Cera e a Vela de

Sebo tambem.
     Na cozinha estava um pequeno corn uma cesta cheia de

batatas e outros mantimentos. A senhora da casa acabava de

entregar a cesta ao pequeno.
     — '•'Aqui esta uma vela," disse-lhe, tomando nas suas de-

licadas maos a Vela de Sebo. "Sua mae fica trabalhando ate

tarde; 'leve-a para ella usar."
   '• A f ilha da dona da casa estava perto e interrompeu-a di-

zendo: — "Eu lambem ficarei acordada ate tarde, esta noite.
Vamos ter uma testa, e vou usar o meu vestido novo.''

     Como brilhavarn os seus olhos! Mais ainda do que a Vela

de Cera!

•;&%
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     "Que lindo qnadro!" pensou a Vela de Sebo. "Que sa-

tisfacgao a desta crianca!"
     Dizendo isto, entrou para dentro da cesta, e o menmo

foi-se embbra.
     Assim, a Vela de Sebo chegou a casa humilde e pequenma,

no outro lado da rua. onde moravam mae e tres filhos.
     — "Deus abengoe a boa senhora! Que vela esplendida!

Dnrara boa parte da noite," disse a mae, aocendendo-a.
     No palacete em frente, as velas de cera ardiam. Carruagens

chegavam corn os convivas. Sons alegres da orchestra faziam-

se ouvir.
     "Agora esta comegando a testa," pensou a Vela de Sebo,

e lembrou-se do rostinho contente da pequena. "Nao assistirel

 mais a esse espectaculo!"
     Veiu entao, a menor das criangas pobres — u.ma bonita

 nequena duns seis annos de edade. Pondo os bracinhos ao
 redor do pescogo dos dois irrnaos,.cochichou-lhes nos ouvidos:
 — "Vamos ter batatas para o jantar!" E a alegria illummou

 o sen lindo rostinho.
      \ luz da Vela de Sebo dava bem nos seus olhos. A vela

 pode entao. ver que dies brilhavam tanto quanto o da outra
 pequena quando dissera: "Vamos ter uma testa e eu vou usar

 o meu vestido novo."
      A mesa foi posta, e as batatas comidas. Que testa Iize-

 ram as criangas!                                   i •• i
      Mais tarde foram-se deitar. depois de terern heijado a

 mamae. e adormeceram logo.
      A mae ficou costurando ate tarde da noite, para ganhar o

 sustento dos seus queridos filhinhos. Na casa em frente bri-

 lhavam luzes, soava a musica.
      As estrdlas scintillavam acirna das duas casas — a nca

 e a pobre — corn egual brilho, egual fulgor.
      "Passei uma noite bem agradavel," disse a Vela de Sebo.

 "Gostaria de saber, antes de me extinguir, si a Vela de Cera,
 no seu rico castigal de prata, se divertiu mais do que eu?" E,
  assim falando, lembrou-se dos lindos rostinhos: um, illumi-
 nado pela orgulhosa Vela de Cera e outro, illuminado pela sim-

 ples Vela de Sebo.   _____,,^
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— Maninha, la no viveiro,
Nao ha de faltar comida,
Nem agua, o dia Inteiro,
Para o passaro ter.vida.

— Oh! prender o passarinho!
Prival-o da liberdade!
Deixal-o fora do ninho,
Isso e perversidade!. . .

— Perversidade?!.. . rnaninha!
— Creia, shn, bondoso irmao,
Tu, tambem como a avezinha,
Goslarias da prisao?

— Na prisao, oh! que castigo!.
— E ficarias privado
De receber la comtigo,
Nosso papae adonado.

— Pois nao sou desobediente,
Vou soltar o passarinho,
Que va, tranquillo, contente,
Descans'ar la no :'eu ninho.

— Muito bem, tiveste pena
De assim deixar na prisao,
Essa ave fraca e pequena,
Que linhas presa na mao.

La se v'ae.o. passarinho
'..^di c :tente pelo ar;
^'^.i.    ^ressa, direitinho,
1%T   antiteira do pomar.TV

ADELINO BONILHA.
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                0 COELHO E 0 TATO
                    (CONTO PARA CRIAN(;AS)

      0 coelho e o tatu cram amigos e costumavam comer no
'mesmo sitio.

      0 coelho alimenlava-se de fructas, hervas tenras e capim;
 o tatu comia insectos.

      Um dia o tatu queixou-se ao coelho, dizendo que a natureza
 nao fizera as coisas corn justiga, pois havia dado, a die. tatu,
 uma cases tao feia para cobrir o corpo, e ao coelho, uma'pelle
 alva e delicada, .hiacia e muito linda.

     — Cada um deve contentar-se corn o que tern, retrucou
 o codho.

     — Pois, meu amigo, tomou o tatii — nao estou de accordo
 comtigo. A natureza nao distribuiu as coisas corn justiga.

     Mal o tatu acabara de dizer aquillo, duas varadas batidas
corn forga pdas maos dum cagador, vergaram o capim e apa-
nharam ao mesmo tempo o coemo e o tatu.

     0 coelho muito machucado, correu meio tonto e, esguei-
rando-se por baixo das touceiras de capim, conseguiu escapar.

     0 tatu soffreu apenas um grande susto.
     Quando os dois se encontraram, o tatu disse:
     — Amigo coelho, tu tens razao em dizer que cada um

deve contentar-se corn o que tern. Agora e que vi quanto me
valeu a boa casca que tenho no corpo.

     — Sim, redarguiu o coelho: tu nao deves ter inveja das
pelles alvas e macias dos coelhos, nem das lindas plumagens
das aves, porque as varadas dos .^cagadores molestam os coe-
Ihos e respeitam os tatus.       '      '               '->

     — E' verdade, meu amigo, e verdade, disse o^tatu, nunca
mais terei inveja de ninguem.

     E o tatu e o coelho recolheram-se cada um na su.a toca.

                              v                             ** . '
     A inveja produz o ciume e fomentd o odio. ~ Do cwme

nasce a calumnia e da calumnia a perversidade.

                            _____          ADELINO BONILHA.
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"NAO POSSO' E "EU POSSO

     !\do Posso e um preguicoso,
     Que nada quer fazer;
     Um molle, um cabuloso,
     Que toge ao sen dever.

     Nao tern que coma a mesa,
     Nem miga tern de pao;
     No corpo, e sem limpeza;
     Na roupa, e so rasgao!

      Eu Posso, a toda a bora
     Se occupa em qualquer cousa:
     0 tempo nao p6e (ora
     E, sern temor, tudo ousa.
     No carnpo, na officma.
      Na escola, casa ou rua.
      Nunca maldiz a sma.
      Que sabe ser a sua!

JOAO KOPK-E.

                         AS AVES

     A dogura convidativa duma limpida rnanha primaveril

levou-me ao campo.
     Nas montanhas revestidas de rnajestosos IrajeB esmeral-

dinos a garrula passarada orchestrava divinas cangoes.
     A salutar luz de Apollo tingia de laivos de purpura os

lados do occidente, e as gotinhas de orvallio corn o reflexo dos
raios do sol se me afiguravam a milhares de brilhantes encrus-

tados nas folhagens.
     Quanto de bdleza nao encerra o amanhecer'.
     Bandos de niveas pombas alegres, sem pezares, turtun-

nando, voavam, celeres, pelas campinas alem.
     Bois corpulentos pastavam saboreando ,a grammmha, e

 anuns esquipaticos empoleiravam-se-lhes no luzido dorso.
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      Dcaiile desse especlaculo pornpuso, dessa alegria commu-
nic.iliva dii prodigiosa nalureza, rneu coragao recebeu um in-
 (luxo tiniinador quo o fez vibrar de prazer.

   \ meio do caminho. ao transpor a curvatura duma collina,
 iti imm Ireclio col)erto de bella rnala, vi um caboclinho de
doze ;iimos a|)enas armando um algapao para apanhar talvez
lii'^ pobres passarinhos.

     Pergnnld-llie si tinlia pnizer em prender as innocentes
;i\c/inh;is.

     File disse-me que o Icizia, pon[iie dias eram damninhas e
ci)iiii;un n sUii ))lantagao. . .

     Ki/endo-llie sentir ijne estav;i em erro. conlei-llie a seguinte
lii.'ioria.

     ! m paiz rnuilo dislanie do iiosso, era governado por um
ri" l);islante rico — scrilior e possuidor de muitas terras.

     Essc monarclia, alem de cultivar a literatura e ser grande
si irnlisla. ei\\ uni a|)aixonado agricultor.

     Sn.is lerras lavradas e adubadas. possuiam grande numero
dc arvores Irucliteras e outras plantagoes.

     ! .criii ve:/. die nolou que os passaros comiam muitos figos
dr -.eu [>omar.

     Pcnsou logo em aniquilal-os. afim de a abundiincu de
Ifiicio1- ser maior no anno vindouro.

     Determinou aos lavradores tazerem a mais accesa guerra
;i- j.vcs. gralilicando regiameiile ;ios qiic exierminassem maior
niiitirro ddlas.

     Baslante satisfeito corn isso — o monarcha dedlcou-se mais
a hiMiura. c na quadra primaveril as |)lantas se desenvolveram
bd!amenle.

     An vd-as assnn, die exclamou:  "Como lot !)om exter-
iniiiar a vadia passarada!"

     Quotidianamente, em companhia dos seus vassallos, visi-
iava die as suas ricas e verdejantes plantagoes.

     0 tempo toi-se passando. As arvores aos poucos deitaram
lolhas e nestas apparecerarn milhares de f lores, ricamente co-
]orida~. que aos poncos desabrocharam e deram origem aos
I rnclos.





      NOS ARRAIAES DO ENSINO

        DO ESPIR1TO PHiLOSOPHICO NO ENSINO

                              I
     Os nossos cursos (noladamente os secundarios e mais que

 qualquer outro, talvez, o das escolas normaes) resentem-se de
 um defeito nolavel: a carencia, nos programmas das suas disci-
 |)linas, de espirilo philosqphico sufficiente e necessario para tor-
 nar cada e toda rnaleria, cada e toda sciencia ensinada nesses
cursos, intdligivd, educativa e fecunda. Corn effeito, os pro-
 fessores e lenles dos cursos em questao leccionam, geralmente,
L'. maleria de sua cadeira, limilando-se exclusivamente a resenha
dos factos, ao enunciado e demonslragao de theorias, a exposi-
cao duma serie de aconlecimentos historicos, as regras e con-
vengoes linguisticas (e assim ern todas as cadeiras) realizando,
einfim, um ensino que pode instruir, mas que deixa de cu'mprir
uma funcgao rnuito mais importante, capital, mesmo — educar
o espirito.

     Ora, um ensino que nao consiga esse supremo objective da
Escola, e um ensino manco, esteril, inapto para formar o espi-
rilo e dar-lhe essa malleabilidade, essa intelligencia e autono-
mia intellectual propria aos creadores.

     E' mister que a Escola obtenha principalmente "teles bien
faites" preferindo-as as "teles bien pleines", como ja o recom-
mendava'sabiamente Montaigne.

     Limitar-se, seccamente, em linguagem, a mengao pura e
simples dos factos da lingua e das regras da grammatica; em
historia, a enumeracao dos acontecimentos, dos episodios sa-
lientes; em geographia physica, aos phenomenos e accidentes;
em geographia politica, as estatisticas tediosas; em mathematica,
ao enunciado de regras, theoremas etc. e de sua demonstracao;
em physica e chimica, aos pontos do programma calcados sobre
os compendios elementares; idem para a historia natural; idem
para as demais disciplinas — e fazer ensino demasiadamente
pobre, insufficiente para fecundar os espiritos e ampliar-lhes
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                 os horizontes, evidentemente incapaz para atlingir o maior "de-

                 sideratum" da educagao moderna.
                      As vistas do govemo paulista tem-se voltado. em matena

                 de ensino, ale agora, para o ensino primario; lem-se procurado,
                 neste departamento do ensino, banir os veUios methodos do en-
                 sino mnemonico e mecanico (o ensino morto) substituindo-o
                 pelo ensino intelligente de coparticipagao do alumno, do en-

                 sino intuitive, do ensino vivo. Corn relagao, porem, ao ensino
                  secundario e superior nada se tern feito, nao so nesse mesmo
                  sentido (substituigao do ensino morto pelo ensino vivo) como
                 no sentido de acompanhar o ensino de qualquer matena do
                  seu "substractum" historico-philosophico, de molde a rem-
                  tegral-o no conjuncto de facetas corn que o Universo se revda

                  na multiplicidade e variedade de phenomenos.
                      0 Universe e um lodo e nao um amontoado de li-agmentos;

                  as sciencias particulares nao sao mais do que pontos de vista
                  de onde se examina e estuda esse todo. So uma ignorancia de
                  elementares rudimentos de philosophia pode fazer considerar
                  as mathematicas, a mecanica, a physica, a chimica, a biologia,
                  a psvchologia etc., como sciencias em absolute distmcias.

;                     Si as sciencias dividem a Realidade, e simplesmente para
                  se tornar possivd o seu estudo. Cada uma, nessa divisao do
                  trabalho, se incumbe de esludar um modo de ser, on de operar

                  dessa Realidade.                            .     TT^.w^^n
                       Ora si as sciencias sao uma desmlegracao do Umverso,

                  a Philosophia e uma reintegracdo. E nos cursos de qualquer
!                  sciencia, feita essa desintegragao, e mister que se proceda a
'-                 devida reintegragao, sob pena de se fazer crer aos ainmnos

                  que a Realidade e realmente fragmentana.
1                      Esta lacuna que acabamos de apontar deve-se ao facto de
-                 os lentes de todas as disciplinas ensinadas, nao possmrem, el-
1                 les proprios, a necessaria cultura philosophica, pelo menos
I"               aquella relativa a materia do seu ensino. Um lente de portu.
I                 guez ou literatura, por exempio, nao deve so conhecer a lingua,
fe                as normas granmiaticaes e as escolas literarias e sua evolugao,
I.                mas ainda a origem e evolugao da lingua, sua semantica, sua
I                 derivagao do latim e, em parte das outras linguas que Ihe trou-
t                 xeram o seu contingente de vocabulos e expressoes, os factores
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»'\tcriorcs e iiilcriiirc'.. iiltjei'livos c .--nbjeclivos <|iie jtresidiram

 .i c—,] i!il Icrciicijc.'i'l. ;i- rcLicocs da lingua coin as suas co-

 irniti-, (inrlliodo ciiiiipiti\ili\'<») porque e uma vcrdade a affir-

ni;i(;ao de Cocilc, dc i)ue nao conliccemos bem a nossa lingua

eniquanio n;io ri>iiiierciii(is ;is es[ ranliiis.   Mas. nao e so isto:

 A lingil.tgcm c'lu e-lricl.iineiile ligada a psychologia e a logica;

-i dl;i c nm inero iiislrinnculo de expressao (lo pensainento,

c c\ 1'lcnlc que c i in puss i \d conlieccr o espinio proi'un;io da

]mgii:igem ^rin ciinlicccr i> si'n "-ubstniclum" psvchologico e

 lognn.   Nao r unliii o [iropo.-lio d;is grammaticas geraes on

pl)ili>~o))liir;i- dr Piifl-!ioy;il. Deslnli. De Trac\ c outros auto-

tr- 1)11 grnero.   l)r.'l;i (•-•;reil;i iii;crde|jei)dcncia da linguagern

r.iiii ,i p-vcliologiii f ,1 logic;] snrgirain as graininaliras pliilo-

--iipinciis. c do sen de'-conliccimciilo os desaccordos ciiire "•rarn-

m;!liro' e p.-\ (•Itijiii.'.o-. on logico.--.   (.lonijiarc-sc. por exempio,

-i' (Id ini(;oc-, ii;]> !^!\it;iii),iliccis cum as da logica sohre nma

me-iii.i c.ilcgori.i m\imiii;sl ic;i! on 'olirc uma mesrna rdacao

s\ nliiclica on -olirc ;i Ic^il imidade j)s\cliologic;i duma constru-

r(;;io. c ver-.-r-a lego .; (li~;'rep;i!ici.i 1'higrantc. U.ina leve analyse

d;!'. gr;iiiim;itic;'.~ comninn- no' rcvda, a luz da psvchologia e

d>i logicd, nm sei!) ininiero dc couslruccdes i llcgilimas. de das-

'ilir;K;oes eiTonc;i- r ,1 i!>ilr;»ria~, dc reilnndancias sem "sulisti-a'-

rli.iiii   p--vcliolog!co {/Stilus rods. (•01110 se tern chcimado em

philo-opiiiii c lii^ic;! ;K|, -.ons sem significa(;ao, as tormas sem

conlrndo iiiciii.il) »• ,ili'- iiic.-ino de conlrailicgoes "in adiecio" ou

eni on!r;is rclacoc^. -,\ ii],r-| ici;;..  N;"!(I livesse este traliall)ii, teito

ilr i'tipri)\ i-o. os mdlile- •I'umj disseru(;ao, dnm;i sim|)les disser-

lacao crn linlKis nunl'i ^'rraes. f dc-.ceria'mos ;i exemplos con-

creic- sobre .is .1 i f i rm.i»,;or- siipr.i.  Alem disso. nos temos mais,

qiic-ioc' dc nrdcin pi'ilo-ophica inais remotiis ainda rdalivas

a gcncsc (i;i liiigu.iin-iii. >!.! siia necessidailc p torinagao gradual.

-iici leleolom.i e[r.. f'';r I i/ando o que cli;im;imos acirna reinte-

f.rrii ci'iii ( ] ).

      C;«s,i iir.iii..,!. 12- ii - i')25.                A. CONTE.

      i Cdiiliniifi.)

      1 I 1   Sriniii.-i ,1 ii  • \,]]iir i|,i   fi'iriii.i [iiir  qm.  ..un  riisin;idiis d-  demai-.



QUESTOES GERAES

PALESTRAS SOBRE ENSINO

                      (F. I'ARKEH — Bibliotli. pedagogica, iirganlzada por
                               A. Barreto r .1. Stott.i

                        Palestra 111

              ENSINO DA LEITURA —— A PALAVRA

     Como ja dissemos, a crianga, aos cinco annos de edade,
ja adquiriu muitas ideas em suas relagoes; ja Ihes associou
as palavras respectivas, e formou phrases e sentengas corn
as ideas relacionadas, ou pensamenlos.

     Esse tambem devera ser o processo para fazel-a aprender
a ler, porque na realidade, o fim do ensino da leitura nada
mais e que a apreensao de pensamentos pelos olhos, por meio
de palavras manuscritas ou impressas.

     E' de summa importancia saber exactamente o professor
como as criangas, em geral, adquirem as palavras faladas.

     0 processo e da maior simplicidade. A crianga ve o
objecto, e quando ouve nomeal-o, a idea que Ihe produzia
aquelle e o respectivo nome se Ihe relacionam immediatamente
no espirito, por um acto mental chamado associacao.

     E' essa mysteriosa lei da associagao que nos permitte o
lembrar-nos dum facto qualquer.

     Outro nao e o fito do emprego das palavras sinao
recordar as ideas, de que sao a imagem, sob a acgao da

referida lei.
     Depois dum certo numero de repetigoes de actos de asso-

ciagao, a palavra recorda, effectivamente, a idea do objecto.
     Pelo mesmo modo se associam, em juizos, ou imagens de

sentenga, as ideas relacionadas.
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     Cada acto do espirito e produzido por um estimulo ou
 excitagao mental qualquer, vinda de fora ou delle proprio.

     0 estimulo esta geralmente na razao directa da excitagao,
e quanto maior for aqudle, maior tambem sera a impressao
 mental.

     Uma cnanga ve, por exempio, pela primeira vez, um
 elephante.

     0 aspecto do estranho animal, quer pela forma bizarra,
 quer pelo porte, Ihe estimula fortemente a acgao mental, e
 aos labios accode-lhe natural e vivarnente a pergunta: Que
e isto ?

     A resposta — £" um elephante, men filho — provavel-
mente se Ihe gravara de modo indelevel no espirito.

     Adquire, portanto, a palavra falada por actos repetidos
de associagao.

     0 numero necessario destes actos depende certamente do
estimulo que cada um delles produzir. Maior estimulo, menor
numero de actos, e vice-versa.

     0 processo e identico para se aprender juizos e sentengas.
     Resta analysar ainda uma questao, a de saber si se pode,

para aprender novos meios de lembrar ideas, fazer qualquer
modificagao no methodo geral.

     Ora, a palavra e empregada unica e simplesmente para
recordar uma idea; nao tern outra utilidade. Por isso mesmo,
ella somente podera ser aprendida quando associada a idea de
que e a imagem.

     Si e verdade este asserto, a questao se reduz a indagar
como devera proceder o mestre para melhor associar as pala-
vras corn as ideas.

     Estabelegamos, como fundamental, e de accordo corn as
nossas vistas, a seguinte regra:

     Quer no ensino da leitura a criccnca, quer nas demais dis-
ciplinas, muito ajudard o aprendizado tudo aquillo que auxi-
liar directamente actos de associacdo corn as ideas respectivas.

     Qualquer outro processo que nao visar esse fim de auxi-
liar o espirito nos actos de associagao pode ser qualificado de
esteril e prejudicial.
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      Toda a nossa discussao versara, pois, essa regra unica.
      Uma pergunta surge desde logo: — Qual sera o mdhor

 meio possivel de estimulo para produzir actos de associagao?
     A resposta apparece espontaneamente: — Sera o processo

 que veiu seguindo a criang'a, naturalmente, ate, a edade em que
 entrou para a escola, e que Ihe fixou, dum modo podero-o, o
 habito de aprender palavras novas; isto e, o unico processo
 e apresentar-lhe os objectos e dar-lhe a respectiva denominacao.

      Eis ahi, a men ver, o mais proficuo e forte estimulo para

 os seus actos de associagao.
      E e rigorosamente verdadeiro no ensino das pnmeiras

 palavras que se tenha de fazer, porque, de facto, a palavra
 escrita ou impressa Ihe e um objecto novo e estranho. que

 mais repugna do que attrae.
      DOS inexpressivos hieroglyphos, mais mysleriosos para a

 crianga do qne o sao para nos o hebraico e o sanscrito, nao se
 pode mesmo conseguir nenhum estimulo.

      A crianga precisa, pois. ser levada a galgar as primeiras
 difficuldades por meio da energia activa, que Ihe e um

 habito fixo do espirito.
      Assim, de accordo corn o modo por que vein dia apren-

  dendo ate entao, apresentae-lhe um objecto qualquer (prefe-
  rindo-se um de sua maior sympathia) e dizei-lhe o norne, nao
  Coin os labios, mas sim corn o giz, no quadro negro.

      A sua consciencia repletar-se-a quasi de interesse pelo
• objecto, ficando apenas o espago para analysar a nova forma;

  emquanto si tentardes encher-lhe o espirito corn meras pala-
  vras. desacompanhadas dos ohjectos, os desgostos, ao contra-
  rio, Ihe murcharao a alma.

      Aprendeu a crianga a palavra falada com') um todo,
  como uma coisa inteira, nao obstante ser mais complexa que
  a palavra escrita, e por isso mesmo mais difficil. Entao. nao
  teve ella preoccupagao nenhuma pelas suas paries phonicas
  elementares. Quando Ih'a ensinaram, quern quer que o fez
  jama is se lembrou de apresental-a aos ouvidos som por som.

       Porque, pois, contrariar esse natural processo, que tao

  proficuo loi?
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     Na realidade, qualquer tentativa para separar em letras
ou syllabas a palavra escrita, ou para combinar esses elemen-
tos na fonnagao do vocabulo, impedira, positivamente, e de
mode pemicioso, os actos de associagao, aniquilando a acgao
espontanea do espirito infantil no aprender a ler.

     A tendencia do ensino pouco scientifico, nestes ultimos
trinta annos, e deixar-se conduzir, constante e inefficazmente,
pelas deploraveis complicagoes de detalhes.

     Felizmente, porem, ja se vae restaurando o verdadeiro
methodo por uma forte indmagao para a simplicidade, na
qual se acha mesmo toda a grandeza da arte de ensinar.

      Dizia eu: mostra-se objectos e escreve-se o sen res-

pective nome.
     Nada de palavras vans ou explicates tlieoricas: somente

 o termo que nomeia o objecto, e a(jiidles que servirem a

palestra corn a 'crianga.
     Os objectos escolhidos serao os que mais agradem ao

 aprendiz: uma bola, um piao; brinquedos ou gravuras repre-

 sentando um gato, um menino, um pato, um rato, uma vacca,
uma gallinha, uma casa, urn cao, um cavallo, um sapato etc.

     Desenhae depois, no quadro negro, cada um desses obje-
 ctos, em presenga dos alumnos, de maneira que os desenhos

 possam ser associados corn estes e corn as sentengas que expn-
 mirem as suas relagoes.

      Em quarto logar, virao as palestras do professor corn os
 alumnos, pelas quaes se devera procurar fixar-lhes na con-
 sciencia as ideas que tern de ser associadas as palavras.

      Em quinto logar, finalmente. narrae historias curtas, para

 o mesmo efteito.
      Durante que tempo, porem, se devem empregar os

 objectos?
      Ate qw associem as criangas, activamente, palavras novas

 corn ideas, sem mais auxilio dos objectos ou estampas que as

 produzem.
      Observando o rosto dos alumnos,' nenhum professor dei-

 xara de perceber quando e chegado esse rnomento.
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     Sendo verdadeiros os principios que acabo de estabelecer,
tereis nelles ja um criterio seguro para a discussao da arte

de ensinar a ler.
     Este e o methodo associative ou objective, assim deno-

minado alias impropriamente. Methodo da palavracdo (*) e
que deveria chamar-se, jjois (pie por die se ensina a palavra
como um todo, como a imagem duma idea, sern solicitar a
attengao da crianga para os seus elementos conslituintes, letras
ou syllabas. antes de Hie estar ella gravada no espiritu como

um olijecto claro.

      (*.»  Melhodo anulytico seria a denoinlnaeao mais apropriada, porque tra-
diiz rigorosamente as aceues mentaes que se succedem no espirilo da crian<;a,

durante o aprendizado da leitura.



E CANTOS ^

       ( LETHA 1).\ VH'SICA \NM:\A)

 Vamos lugindo de nm passado e.'cnro.

 Patria <)uerida, as glorias do luturo

Para leu nome e leu porvir canlar.

 Num hyrnno vaslo que o lriuni|)ho cxprirna,

 Falern leus carnpos (|ue o trabalho iininui.

 Teus verdes monies e leu largo mar! . . .

 Conduza vossa mocidade,

 Irmaos. este livmno Irinmplial! . . .

 Avanie em I)LISC;| da vcrdiide —

 Luz immortal! . . .

 A rnocidade e como u i)rimavera:

 AIn'e-se em florcs. e o tntiiro es|jera;

 A mocidade e da esperanca irma !

 A nova Patria vive em nossos peitos:

 Das I lores de hoje hao de sair, perldtos,

 Os (ruclos de amanlia.

             Conduza a vossa etc.

 A mocidade e como as nelxilosas

 One, em confusao. nas ani|)]id6es radiosas.

 Cuardam milhoes de estrdlas, a dormir . . .

 Sairao do leu seio. oil! mocidade.

'Oh! nel)iilosa de lima nova edade.

 Os astros do porvir . . .

            Condu/a a vossa etc.
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             FELAS ESCOLAS
  A M10P1A ESCOLAR E A ILUMINA^AO DAS AULAS

                        .-( lillblii.'ui;iio iibni.vu i' 11111 r.vrrrplii fid nrti:!ii (/Hf,
                     •id!) ii. epigniphe siipin, mil linhliriiiln nil ri'(;i.s7« "Rrn-

                     Ipria". ile .^i.'ti'nilfi'ii ilf \{)]~i.

                        "D^lla venia". in.^t'rntnii-fl in  "Kf^istii l'.-ri>lai" -

                     r?.-)n"ilaiiilii-Ilit- a orthosraiiliia.

     Para o!»viar ao extraordinario desenvolvimento da miopia

nas escolas e precise, pois. antes de mais nada. que as condi-

goes de luz sejam o que devem ser.
     A primeira condigao para obter uma iluminagao nalnral

satisfatoria e que a luz incida directamente sobre as mesas

das aulas. Para isso requere-se que a distancia minima entre

 as aulas e o edificio vizinho seja pelo menos igual a altura

desse edificio; doutro modo a luz seria cortada por ele.

Alem disso, e necessario que as jandas sejam suficienlemente

 amplas para que o angulo (1) que mede, o espago verdadeira-

 menos luminoso tenha ao menos uma abertura minima de 5.",

 quando o da incidencia dos raios luminosos nao for inferior

 a 25."

     Para medir este angulo espacial luminoso, inventaram-s"

 instrumentos como o Raumu'inkelmesser de Weber. Uma for-

 mula, porem, muito mais simples, que da os mesmos resul-

 tados e que foi adoptada em Franga, e a de Javal. "Um dos

 olhos aplicado ao nivel da mesa, no sitio menos favorecido,

 deve ver directamente o ecu em uma extensao vertical de ao

menos 0,"'30, contados a partir da borda superior das jandas.

       (])  Este angulo. tingiilo i.'spacial, mediu-n Cohn loinando pin veitn'f a
mesa do aluno. e paia lado? duas linlia? passandu uma pfia l)i)rda supt-rinr da
janela e oiitra pela liase.  Tal ansulo nao re|jri'senlj o vcrdadfini i-pdrii liiiiii-
noso. pois u lado inferiur pude if de enconird a iini rdificni \i7.inhn.

       Preferimos, por i^so. o aiiiuilo de Fdrster ([in' tein 11 verln'c na nir-j di»
aliino. nm dos lados a passar prio l)ordu supprior ila janpla f 11 oiiiro |iel.i parte
superior do edificio vizinhn.
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      Determinad;i assim a incidencia da luz, e sabendo-se,
 como diz T r n e, (jue "cm princl'pio nunca esia e demasiada
na escola , resia examinar ouiro [)onlo nao menos importante,
a sal)er. ;i sitimcao que deve oceupar corn rdacao ao estini.inte
o foco liiminoso.

      Absolutaincnie (alando. :i i luminagao [)odc ser anterior.
 posterior, lateral dirdlii e lateral esquerda. As tres primeiras
orerecem !odas. i]ii;il mais, qua! menos. series inconvenientes
 quer por |)t-ojecl;>rem sobre o pa|)d as sornbras do corpo e
 especialmente da mao durante a escrita, quer, se a luz vem
 de [rente e e nm pon;'o intensa. [)or impossibilitar os alunos
de olharem para o prolcssor c p:ii\i o quadro preto, c per man-
le-los corno ofuscados.

      0 que parece reunir a m;ioria dos sufragios e a ilumina-
(.ao unilateral '•squei-d.i.   Isso nao qner dizcr, sobreludo
(jiiando ;is aiilas sao iniiilo largas, »iue se nao possa cornbinar
coin oiitia, quo e geralmente a lateral direita. Contudo em lais
 casos e preciso evitar, qminio pos.sivd, os conlrasles de luz
c sonilini qnc l.i.mbem podem ser considcrados com'i verda-
deira causa de miopia. Se. porem. ajiesar de loiios os esfor-
cos. semdhanles contrasies su!>sislissem. e sem o toco lateral
direilo ;i duininaijao da sal;) ficasse insuficicnte, seria pre-
 (erivd opiar entao pehi iluminagao liilateral, pois os males
que consigo tr;iz a iiisuficiencia dc luz sao incomparavel-
mente m;i lores que os causados por lais contrastes.

     Ontra durninacao que !em enconlrado partidarios entu-
-i;ist;).s c ;i laleral <--qiicrii:i. combinad;i coin a j»osLerior. Esta
combinagao j;i loi cidoptatia nas escolas-modelo de Upsal e
de Lili-.iiiiic.   i)cslas di/ (^omiic:   "Nessas escolas podemos
verilicar a grande utilidade das janelas situadas atras dos
alunos. (jnando das sao alias e bem rasgadas. A aula e toda
mund.ida de \u-/. e a l;il poulo, que a sombra projectada pdas
jandas poslenores des;q»arece por complelo. 0 unico inconve-
niente desle sislema e o incomodo que teni o professor, inco-
rnodo ijuc almal e desprezivel, pois esle rararnente perrna-
nece no sen pulpito".

     0 qne fica duo sol»re a siluacao do foco iuminoso na
ilummagao natura) on diuriici, pode aplicar-se a artificial.
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Nesta deve, pois, prevalecer a lateral esquerda, (|ue se obtem
facilmente por meio de reflectores (me projetem a luz em
uma direcgao determinada.

     Nos ullimos anos, a chamada iluniinacdo indirecta ou
iuz difusa lem reunido grande numero de adcptos e ja foi
instalada, ao que parece coin excelentes resultados, em varies
estabelecimentos de ensino, como o liceu de Aix, o liceu Mon-
taigne em Paris, e a escola de Saint-Cyr. Empregam-se ordi-
nariamente para esta iluminacao hirnpadas electricas, cujo
foco luminoso fica encoherto completamente a qualquer sitio
da aula por meio dc um reflector corn ;i concavidade vollada
 para o tecto. Este que deve scr de um branco claro reflecte e
difunde a luz por toda a sala.

     Mas. seja qua I lor a situagao do toco luminoso, devera
este lei- sempre uma intensidade suliciente. A inaior parte dos
 autores requerern um inl'nirno de 10 velas aproximadamente
 para cada aluno, chegando mesmo Erismann a pretender
10 a 15 para as .inlas ordinarias e 20 a 30 para as de desenho.

     A l ficam esbogadas em breves tragos as condigoes higie-
nicas a que deve obedecer a iluminagao dos estabdecimentos
 educativos, se se quer opor uma barreira ao enorme desenvol-
 vimento da miopia que tanta vl'tima lem feito entre o elemento
 escolar. Se delas se tivesse alguma conta, veriamos dentro em
 breve diminuir seiislvelmente os casos desta doenga e presen-
 ciariamos resultados como em Fund na Suecia em que a per-
centagem <los miopes no curso de filoso|)liia desceu de 42 % a
 17 '/, , no curio prazo de 27 anos. E" preciso, porem, confessar
 que nao foi o mclhoramenio das condigoes de luz o unico factor
 desta baixa. Para da contribuiram tam!)em outros elementos,
 como a pratica do desporto. a ginastica ao ar livre e rnuito
 especiahnenie os Crequentes exanies da vista a que se subme-

 tiam os alunos.
      Semelhante exame nao exige necessariamente a presenga

 do especial ista que se tornaria muito dispendiosa. Basta para
 isso o trabalho inteligente dos professores que poderao por si
 mesmos verificar a normalidade ou anormalidade da vista dos
 sous alunos. Corn esse firn invetitaram-se tahoas como as de
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   ]''ij;. -I-.") — Ti'ilinii (ipliimriri.ca lie Radaloni, para ilclernuiuir u ttcwidade
                       m.tira nas i"irolns.

S n e 11 e n, M o n n o y e r, L e p r i n c e e a de Badaloni
que reproduzimos na fig. 45. Para o exame, coloca-se a taboa
a uma altura correspondente a estatura do aluno na parede
mais iluminada da aula ou de outra sala qualquer, do lado
oposto a janela. Os alunos, pondo-se sucessivamente diante da
 taboa a uma distancia de cinco metros, devem ler corn cada
um dos olhos em separado qualquer letra e dizer para que
lado esta a abertura do quadrado. Se a resposta e satisfatoria,
a vista considera-se normal; no caso contrario, tern de se sub-
meter o aluno a visita de um medico especialista.

     Este metodo, sem ser gravoso para o balango do colegio
ou escola, e um dos grandes meios de obstar ao desenvolvi-

mento da miopia.
     Oxala o movimento em favor da vista que em nacoes

como a Franga, Alemanha, Inglaterra. Suissa, Italia, Suecia,
etc. tao bons resultados tern produzido, se estenda e propague
tambem entre nos!

                                          J. MARINHO.



VULTOS E FACTOS

       CALERIA NACIONAL

 (LE1TLIRA PAKA AS CLASSES ADEANTADAS)

               OSCAR PERE1RA DA S1LVA               |

                                                                   EL
     Quem no ve, (juein corn die palesira, adivinha-lhe a perso-       ^

nificagao da modeslia; mal sabe que, sob o manto de tanta       ^

bondade e genlileza. reside uma alma de artista.
     Foi educado num meio culto e exigenie, ern que expoz a

critica dos verdadeiros mestres da tda su.as primeiras pro-
ducgoes.

     Impoz-se, victoriosainente, a admiragao e aos applausos
da severidade de sens numerosos juizes.
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     Tern lima consciencia clara e reflectida e uma memoria
prompta e fid, que conserva toda a adquisigao da experiencia.

     Dotado durna irnaginagao viva, fez sua educagao esthetica
11 a Franga.

     Ahi. orientado pdos pinceis mais notaveis. se habilitou
ci cultivar as bellezas da natureza e da arte.

      Foi disci pulo de 1.. Jerome, professor da Escola de Bellas
 Aries, de Pans, c de Bonal, commendador da Legido de Honra.

     Piecebeu-o o Salon, sociedade de artistas francezes, em
varias epocas, corn excepciona] distincgao.

     E' autor de celebres quadros historicos e de generos, adqui-
ridos pelos Eslados de S. Paulo, Para e Rio de Janeiro, e por
particulares.

     Deve-se a sua mao inspirada a decoragao do Theatre Mu-
nicipal de nossa cidade.

     Foi laureado por merecidas recompensas, que dignifica-
ra.m no estrangeiro o nome do Brasil.

     "Longe da Patria, sob urn ceo diverso", rematou sous
esludos.

     Regressando ao paiz natal, ahi organizou seu atelier de
pintura.

     A modestia e para o merecimento o que as sombras sao
para os paineis do artista: da-lhe forca e realce.

     E essa rnodeslia que Ihe augmenta o merito, e o unico res-
plendor permittido a sua gloria!

     Fluminense de origem, sen nome ja pertence a galeria das
cdebridades que a tela irnmortaUzou.

     Seus quadros fizeram-n-o chegar ao apogeu do brilho.
     Ja a sagracao dos contemporaneos se antecipou a justiga

da posteridade e o elevou como um dos maiores pintores de
sen tempo!

     0 Brasil, a sua Patria, no. pantheon de seus immortaes,
jci Ihe reservou um sacrario. Ahi ficara etema a sua memoria!



                     om;AS D1DACT1C'\S

     Pela commissao eiicarregada dc ))ri)cedcr a revisao de

obras didacticas. foi apreseiitado o re-peclivo relatorio ao

Exmo. Sr. Dr. Srcrctario do Inlerior.

     Desse docnmeiilii consta a seguinie da-sificacao de livros:

                            (^AHflLHAS

                             I." 6riipo

     1." logar:

Tlicodoro de Vioraes. "Vieu Li\ ro". l.^s leiiuras:

e, para os cnrsos noclurnos, "'Cartilha ilo 0|.)crano :

(;omes Cardim. "(;;>i-lillia Infanlil";

Mariano de Olivdra. "N(H;I (^arlillia \iialyiico-Syn[hetica :

Arnaldo P>arre!o. "Cartilli;i Analytica".

     2." logar:

joao Pinto r S|]\a. "C.u-tilha do Lir":

Benedicio M. Tolosa, "(^triillia de A lp!i;il)eli/iii;ao .

     ;1." logar:

Francisco Viiiiiiia. "(^irlillia ;

Altin;i ile Freitas. "(^irtillia".

     1." logar:

AriKildo Barrclo. "Carlilha das Vlaes":
Mariano tie Olivdra, "Ensino Kapido".

     2." logar:

Francisco Vianna, "Primeiros Passes ;
Um professor. "Cartilha Escolar' .
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     3." logar:

Tliomaz Calhardo, "Cartilha da Iniancia";
Hilario Ribeiro, "'Cartilha NacionaF';

Hilario Ribeiro, "Primeiro Eivro";
Fdisberto de Carvalho, "Primeiro Livro".

              LEITIIRA COHKENTE E EXPRESSIVA

                          I." Anno

     1." logar:

Erasmo Braga, "Leitura Intennediaria";

Rita Barreto, "Coragao de Creangas" — Leilura Preparatoria:

Joao Kopke, "Primeiro Eivro".

     2." logar:

Mariano de Oliveira. "Paginas Infantis" — Leitura Prepara-

     loria;

Vianna e Carneiro, "Leitura Infantil" — Leitura Preparatoria;

Maria Rosa, "Eeitura Inlennediaria";

Theodoro de Moraes, " VIeu Livro" — 2.as Leituras.

2." Anno
I." logar:

Erasmo Braga, "Primeiro Livro";
Puiggari-Barrelo, "Primeiro Livro";
Joao Kopke, "Segundo Livro";
Oliveira-Dordal, "Novas Eeituras" — I." livro.

2." logar:

Arnaldo Barreto, "Primeiras Leituras";
Rita Barreto, "Coragao de Creangas" — I." livro.

•3." logar:

Francisco Vianna, "Leituras Infantis" — 1.° livro;
Maria Rosa, "Leituras para o 2.° anno".
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     4." logar:

Thomaz Galhardo. "Segundo Livro":
Hilario Ribeiro, "Segundo Livro";
Fdisberto de Carvalho. "Segundo Livro".

Anno media
I." logar:

Thales de Andrade, "Saudade":
Erasmo Braga, "Segundo Livro":
Puiggari-Barreto, "Segundo Eivro".

     2." logar:

Oliveira-Dordal, "Novas Eeituras" — 2." livro;
Rita Barreto, "Coragao de Creangas" — 2." livro;
R. Puiggari, "Cousas Brasileiras".

     3." logar:

Joao Kopke, "Tercel ro Livro";
Francisco Vianna. "Leituras Infanlis" — 2." livro;
Maria Rosa, "Leitura para o 3." anno".
Thomaz Galhardo, "Terceiro Livro";
Hilario Ribeiro, "Terceiro Livro"'.

2." Anno media
I." logar:

Erasmo Braga, "Terceiro Livro";
Puiggari-Barreto, "Tereeiro Livro";
Rita Barreto. "Coragao de Creancas" — 3." iivro.

     2." logar:

Oliveira-Dordal. "Novas Leituras" — 3." livro;
Francisco Vianna, "Eeituras Infantis" — 3." livro;
Maria Rosa, "Leitura ))ara o 4." anno".
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                   LE1TLIRA SUPPLEMENTAR
     1." logar:

Rodolpho von Ihering, "As Ferias no PontaF";

Dr. Almeida Junior, "Cartilha de Hygiene'";

Joao Pinto e Silva, "Minha Patria" — 2.° anno.

     2." logar:

Octaviano de Mello, "Pequenos Trechos":

Assis Cintra, "Pequenas Historias";

Montdro Lobato, "Fabulas'";

Joao Pinto e Silva. "Meus Deveres'' — 2.° anno.

                       1." Anno rnedio

     1." logar:

Joao Pinto e Silva, "Minha Patria" — 3." anno;

Arnaldo Barreto, "Leituras Moraes";

Presciliana Duarte. de Almeida. "Paginas Infanlis''

     2." logar:

Fabio Luz, "Ilka e Alba";

Rocha Pombo. "Nossa Patria";

Joao Pinto e Silva, "Meus Deveres" — 3." anno.

     3." logar:

 F. Faria Netto, "Coragao Brasileiro";

 Ramon Roca, "Paginas Civicas" — I." livro;

Joao Kopke, "Leituras Praticas''.

     4." logar:

 Miguel Milano, "0 Lar";

 Fdiberto de Carvalho, "Terceiro Livro";

Justiano da Rocha, "Fabulas".

2." Anno medio

I." logar:

Julia Lopes, "Historiasda Nossa Terra ;
Adelina e Julia Lopes,"Contos Infantis";
Olavo Bilac. "Poesia'sInfantis".
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     2." logar:

Bilac e Bomlim, "Atraves do Brasil";

Bilac e Codho Netto, "Contos Patrios";

De Amicis, Joao Ribeiro, "Coragao'".

     3." logar:

Francisco Lagreca, "Alma Nova' ;

Comes Cardim, "Tradicoes Nacionaes";

Joao Pinto e Silva. "Meus Deveres" — 4." anno.

     4." logar:

Ramon f?.oca. "Paginas Civicas — 2." livro;

Pniggari-Barreto, '-^Quarto Livro";

Rita Rarreto. "C^oragoes de Creangas" — 4." livro.

                PROCRAMMA DE ENSINO

     Por ado de 19 de fevereiro ultimo, o Ex.mo. Sr. Dr. Secre-
tario do Interior resolven ap|)rovar e mandar observar nos es-
tabdecimenlos de ensino do Estado o novo programma para
os cursos primario e medio.

     Brevemente sera esse trabalho (inblicado em Solhetos que
serao distrilmidos ao professorado.
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