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                                                      •H-^.

     Em o nu.rn.ero p. passado, a "Revista Escolar", refe-
rindo-se as LICOES PRATICAS E LICOES DE-COISAS, accen-
tuou a excellencia e utilidade da INTRODUCCAO como um.
dos principaes requisites para o bom exito nao so daquel-
las como doutras licoes, no curso primario.

     Ficoii demonstrado que essa particular "forma de
apresentar o assumpto" poe em accao as faculdades do
aiumno, domma-lhe a attencdo, desperta-lhe o interesse,
aguca-lhe a curiosidade, prepara-lhe emfim a mente para
receber corn proveiio os ensinamentos que precisam ser
ministrados.

     A esse trabalho inicial, qw conduz e attrae de modo
suave a crianca do "assumpto" propriamente dito, seguem-
se, como e obvio, os processes tendentes ao desenvolvi-
mento deste — processes que, obedecendo as leis da psy-
chologia infantil, devem, em primeiro logar, "corrigir" e
"ampliar" nocoes jd adquiridas pelo pequeno estudante,
e em segiiida fazel-o assenhorear-se de conhecimentos •
novos, consoante o objecto da licdo.

     Tratando-se do ensino primario, como e o nosso caso,
surge entao a appiicabilidade do methodo intaitivo sobre o
qual Pestalozzi assentou o seu systema de educacao.

     Por meio dos orgams dos sentidos entra a crianca em
sontacto corn as coisas de que precisa ter nocoes claras e
completas.

     Objectos, instrumentos, gravuras, mappas, appare-
Ihos, productos naturaes etc., etc., apreseretem,^Sjg^^^
olhares observadores.                      /yel:\"^/ ^

     Esses aiixiliares do ensino, ciijo poder <^i6^^d^'0
justamente proclamado por "Montaigne", r^^^hl^^^":
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outros eminentes pedagogos de todos os tempos, nao terdo,
entretanto, efficiencia, si nao forem intelligentemente
applicados. •

     Sim', porque limitar-se o mestre apenas a mostrar ao
alumno objectos diversos, ou a dar-lhe simplesmente os
nomes, e mesmo sua utilidade e emprego, sem fazel-o
"observar", "examin'ar", "experimentar", nada adeanta
ao ensino: Ao contrario, tal processo, alem de mecanizar
a instruccdo, torna a crianca um verdadeirp automate, um
phonographo vivo, em vez dum cerebro em plena eciosdo
de suas forcas; sobrecarrega-lhe inutilmente a memoria,
corn prejuizo doutras faculdades e quicd mesmo corn pre-
juizo da propria memoria.

     Jd o dizia o citado "Montaigne": "mais vale uma
cabeca forte do que muito chela".

     Nao ha duvida, segundo affirma Comenius, a crianca
precisa aprender pelos sentidos. Mas, si baseados neste
concetto, Ihe dermos somente nocoes puramente concretas,
ella terd uma concepcdo difficil, uma inercia de espirito
que muito prejudicard o seu 'futuro intellectual.

     Necessario e, pois, associal-a d licdo por meio de
"interroga^oes" habeis, sugestivas, que a conduzam prin-
cipalmente ao "raciocinio". E' preciso habltual-a a applicar
os sous sentidos pela EXPERIMENTACAO; esta a levard ao
conhedmento exacto do que estiver aprendendo.

     Segundo Kant, "o melhor meio de comprender e
"fazer". 0 que se aprende mais solidamente, e que se
retem rnelhor e o que se aprende, dalgum modo, "por si
mesmo."

     /Vo ensino intuitivo, po'rtanio, oil, melhormente, ob-
jective, a utilizagdo dos objectos pelo proprio alumno, de
modo que elle nao so "ouga" 'e "veja", mas "fale" e "faga"'
— e condicdo essencial e justificative!, do processo, alias o
unico compativel corn as forcas intellectivas ds quaes elle
e applicado.

     Em conciusdo, a EXPERIMENTACAO no ensino intui-
tivo, e a sua "alma mater", que o conduz a resultados se-
guros e positives.        ^^^__

^Ea^'&i^S^SP'^ -
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            Para que inn exercicio escrito seia feito corn
     goslo e applicagao, e necessario que a crianga se en-
     thnsiasmp e ?<- julgue capaz <le escrevel-o bem.

          C',abe ao mesire animal-a assegurando-lhe lima
      <- inLiitas vezes, si necessario for. que esta ao seu al-

     <'aiicT <» exercicio indicado.
          A emiilagao (lesempenha mil grande papei na

      dasse. Moslrar. expor a todas as criancas um exer-
      cicio leito com capricho por uma colleguinha appli-

      cada. anima as outras.

 Profcs.wra.  - Voces vao hoje passar a primeira poesia
. „.-„..., l,'ll,, ,^i,'i i,»1;i ps;'ril:i no (iiiadro-iieero.   Vamos

para pros;i.
lel-a.

- V <H..r^^   V LK'   l l''J^    i.>u...'>'(.n   "   [/'- *»-*•-•-- "   r- - -~
oslci linla <-^Titci nil (iiiaclro-iiegro.   Vamos

             A BO:NE(;A

Que hnru'fii lao iionitn

Atjuylln (fiK.' hontem. gonhei!

PIIZ-I.IIP um wstido de chita.

Qnc <'ii mfsma fiz e cortei.

•P. — Contimu'. Luiza.

Sen cabellinho e too loiiro

Como cnbello de milho:

Minhti boneca e um thesouro,

Corn sa/wtos e cspartilho!



ItEVI.STA  KS(.:01..\K

       P.—Outfd nu-nina., rontimir.

                  / ou-lli.e /aw uniti ra.nui.

                  i oil-Ike hordar ///// leii^ol.

                  Para ido nii.nwsa. danw.

                  hirei fronhas dc molmol.

       P. — Aindii iiLilrj.

                  l)t'l>ois. iidi-a o Implizado.

                  Ht^i df nrran f fir n-ina fesl.n:

                  (-'m altar miiifo t'nfviuulo.

                  Rni meio /timid flor^x/n.

      P. — Mais inilr.i.

                 Coni'iiiafci n^ tiin't^u.-,

                 (.om cfiirin. rosSiinio hriiiriii.

                 A' iniiitn lin-dns canligas

                 Hri dr cinii 1'lhif raTilnr.

      P.— A ultim-i.

                 H(f dc lnir<'r i>ri'^iiti.io i- Ixdii.

                 ^orrete pin-n n iiindrinlni.

                 1: il^ssr '//'// dc ^iiln

                 }'!inh(i lionccii •'• n rusuliii'.

      Alumna. - {)w honiia pocsia!

      A.— A .nitoni e D. Presfiliaiia Duarlr il<- \liii<-i;hi.

      P.—E, sim.  Vows vao ci>|.>i:ff j poesi;i, ln-in (|ir<-il inlio.

depois de f'azerein o (wrc.idu.

      Agora, vaino.s toniar cada Mirophe |)ar;i rr|>ri>d>i/il-:i. 'pin

ri'nia- sem verso.

     De qup trat;i ci po».'si;i'.''

     A. — Duma boneca.

     P.—Quaiido ;i ineiiina ^iiiili<.ni j Ixnirr;!'.-'

     A. - - Honlem.
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  I5 . • >,» IpdK
 i^,, ^>-—Como esta veStida? •'-J^e, ~'^

 : ^ A.—Corn •um vestido de chi'ta.."^^1 .%
 ^l P.—Quem fez o vestido?^••' ^

 . H.?- A.:—A dona 'da boneca. ,'-j|
 ^". P.—Vejamos, Ruth: diga-nos duma so vez'essa historia• "'&
 •^'- toda, como si fosse voce a dona da boneca.-I@|
 |^ A. — Hontem, eu ganhei uma. boneoa. Puz-lhe um ves-'^

 ; ^J' udo de chits., que eu, mesma, cortei e fiz.'•^
i ^; P. — Voce, Aimita, •conte idujn outro modo esse principi®" . .'^|

 lw' da hisloria da boneca.' 1--L;
! v1^','- .,• ..I'!!
| ^ A. — Esta. boneca tdo bwiita eu gcaihei, hontem, de1 ^,i
J ^'il'. presents. 0 vestidinho de chita que ella tern, fui eu mesma ' ' ' :'f
ilg ^IS^/iz. . "^
j ^ P.—Voce, Edith..;'S

I j^^ A. — Vejcan que boneca bonita eu gemhei hontem! Si" "^
'• ^1^' aeham engra^admhi) o sen. vestido de chita, eu ja coivto quern,U
\ ^^y^-f n r •Trr
' •K'.Tf'n Q /(?•^'•' —— fW ev-• '^
'i ^.'l^11 " •j • '

I Sf^-! P. — Como e o cabello da boneca?"^
 ffil ^.-E'lonro. • D- ^

fe ilj",] l .^-J r> /^ o, -
^ ^.•"i; r.—Lorn que ae parece:•••^
°| ^B^1 J. — Corn cabello de milho. -''^
a 'l'^1®! ^- — Q^ tem mals esse thesouro? *
3.; ^1^', . A,—Tem sapatos e espartilho.,',[
| 11:]1'^:11^, A-—'Q^ e espartilho?• •,.
| ^3i. P. — E'o mesmo que collete..^

| t&?d^DSi Vejamos. Lydia, a .estrophe inteira.•'.i.
'B iii?^ ^"" '.'''•|| i^^ A.—Os cabellos da bonem sao louros, parecendo-se corn^
Ji H^^ cahello do milho-vefsde e novo. A boneca e um mimo; tern. °,
'" liNt^ (Rwia sapatos finds e ate wn colletinho.,"',
Stilil^?]?' ^-—Voce, Judith, experimente dizer, sem rima, a es-' ".I
1 Ip'-^^'topfae segumte. .. ..:,'°';

''[iPll^fr^-rBn' •^- — ^/ou wfan-jar para tdo mimosa boneca, uma canzinha' ' ., ^
 I'^i'^^on.Ua corn lenqoes bordados e fronhas de molmol..•'?
 S?i^k"'^' P-—Muito bem. Fala-se agora no baptizado da boneca.' •"'^
 P^M^^ejamos. •f
 I ^ y l^r^r.J^ •'' f[

 'U^jA'B^ A.—A'o meio da floresta, arraiij'arei um altar bem en-M

 ^^tvfc " •• •^
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  J' Sera uma linda festa, o baptizado da minha boneca!
     P. —-Contmue, Julia. E' muito facil a e&trophe seguinte.

     _A,—Convidarei minims amigumhas, corn quern costumo
brincar, e juntas vcantaremos lindas cantigas.

     p. _E o que deve haver de melhor na testa?

     ^, — Presunto, balas, sorvete.
     ^,—Sorvete so para a madrinha.
     ^._A rainha desse dia de gala sera a boneca.
     p'_ _ Estou certa de que todas vao trabalhar bem, e^as

composicoes terao boas notas.                            •f

          NAO HA SOOEDADE SEM GOVEKNO

             Vimos, em licao passada, que nao ha casa, sem
         chefe;,nao ha classe, sem professor; nao ha socie-
         dade, ou clube, sem governo, ou directoria; nao
         pode haver agrupamento de individuos para urn

   „     certo fim, sem chefe, sem direcgao, sem governo.

     —Um alumno, Paulo, outro alumno, mais outro e mai&

outro . . . que formam?
     —Sim: formam a classe.
     — E quern dirige ,a classe?
     _- Perfeitamente: e o mestre, o professor.
     — Uma classe, Alfredo, outra classe, mais outra e mais

outra . . . que formam ou constituem?
     _Muito bem! Formam a escola; constituem, no no&so

.caso, o grupo-escolar.
     _Quem governa ou dirige a escola, Mario, ou o grupo-

escolar?
     _Certo: tambem o professor, ou o director do grupo.
     — Uma pessoa, Rau«l, em cada casa, mais outra pessoa,

mais outra e mais oufi-a. . . que formam?
     —— Perfeitamente: formam uma familia.
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 \>feifr     — Quern dirige ou governa a familia, Orlando?  "-
 §.^aE^..     — Bern. E' o chefe da fct-milia, o dono da casa, • o pae, a

 "^Ol-;' •• mae, ou a pessoa mais edosa.
 (^a^'i • .   —Uma familia, mais outra familia, • Armando, la onde

 IPtlai; 'voce mora, mais outra familia ... que formam?
 |"fe'      — Formam, como todos sabem e voce acaba de repetir, o
 ^r' •aL-^'ifa"                                                                                                                                                         -                            •'
 i^&i.^"' seu bairro, o seu quarteirao.
 ''^l^^' v     — E quern dirige, • orienta e fiscaliza o quarteirao, o
 WW^'- ".""E-     0
 ^^asrro?
 ^^C.-C)

 J,^]^ J . '   — Quern sabe, levante a mao.
 ^J& .''r-    —.Responda voce, Mairy, que ja rnorou na roca. .
 ^3^.",      — Sim. E' o inspector de quarteirao, ou, por outra, e o .
 T^t'^ ^                                  i              t                     ±

 ^•'1;!^ . - inspector ' poiicial.
 1?^- .      0 inspector poiicial ou o inspector de quarteirao deve
 ^Si'. •ser um ^o^'c"1 criterioso; o mais active, mais popular, serio e
 t|^|;' - de bo,a conducta, do bairro. E' nomeado pelo delegado de pS-

 A.']t).1 'licia, a quern da conta do que se passa na sua zona, no seu
 ^-^^ ^ bairro, ou quarteirao.
 ^c^" •     —Veiamos. aeora. urn bairro, mais ' outro bairro, mais
 ^ilW'),          -    ' "
 ^.pl  outro, que lormam/
 ^!|ti '     — Quern sabe? Diga-o a classe.

 S8&-'   --(?)-                            1 ' g^i,..      —Vejo que ninguern sabe.
 i^JTitf.'      — Onde se escrevem, Luizinho, onde se registram os no-
 il^ittMj •'' mes das pessoas que nascem, que rnorrem, que se casam?

 @ri'ffitl'..      — Levante a mao quern sabe.
y^-      —Diga-o voce, Carlito.
Ittsp.^ '    —,Exactamente: e no Registro Civil.
l^^ll'^      — Em que rua fica o seu Registro Civil, Joanico?
[^^ti'A-'-' .   — Certo. Fica a rua das Palmeiras.
•i^^'1     — E o seu, Juquinha?                         . •
&£¥%- . • —E o seu, Mendonca?
I ^PT^ •1,? '

 ^Kaii"^-     —Bom. E', pois, no Registro Civil, que' se guardam;
S'tfaffi^" •'apontamentos sobre nascimentos, mortes e casamen.to's.
'^alii'avT. .   •-                                                       .       1 •W111^'^'1     — Q11® nome tem 0 homem, Vadico, que faz esses lanca-
teltein1" metrtos nos livros do Reeistro Civil?
pHAWfJ-i' ,               •               "

W^;i ..^,......
iS'M^jp1'^'! , ' '.'•. . • r ' •
S%&"^k^e^'?•^°•i....Al;•,,'i -...t'.i"'- -". . ..,•• .^<.i-"<..1-,';-;...'^'I'-i't-'.'i..:'.J'l•i.•..,.^-.•i''.^((ii•1?a-^Iatj
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^ri^ojywf,;;^..''1".1 ^..''"•'".•••-. •'••J •••'•• ' , ' •" • •• • ; {a^;
^V.Y' .• . , • < ' I
^:"1- - •K

IN'7.1^.'1^1. • tambem um prefeito?
IBfe^:', •          •    •

E!..):^':.^,"-^   •-''1-^ liH' ^ Vt ^"r^-'-ii'n •
3^^°^
• y.1   .•.Itt^'-fAB^I^.n 1 I;

l^'-— Muito bem: e o juiz de paz. j';
^;— Assim como o inspector de policia zeia pelo seu quar- j- al
^'i: 'Leirao, assim tambem o juiz de pas cuida e zeia do seu. . . o ;

'B*';''. :que, Filico? '
I'-O , ^

^,1.-—Em que bairro voce moi-a:-
^r;,—Sim: em Santa. Cecilia. Mas, em vez de dizer bairro de ;•
tSanta Cecilia, como ouve voce falarem quasi sempre? Bairro I
^,,de Santa Cecilia^ ou. . . o que de Santa Cecilia? ^
^;_Muito bem; e isso mesmo: districto de Santa Ceciha. '^
^11-,Mas, o nome completo e certo e: districto de paz de Santa Cecilia^ ^
^—. D.e que cuida, entao, e zeia, Chiquinho, o juiz de paz?
gi,— Forcosamente. Cuida e zeia do seu districto de paz; go- !^

l^''1veraa-o, por assim dizer. ;|
If: .—Agora, Felix, o districto de Santa Cecilia, mais o da
^Barra funda, mais o da Consolacao etc., que formam? ;
1^',, 'it —Muito bem! Formam a cidade de S. Paulo, ou o . . . ^
I ...que de S. Paulo?

^'.1;' _(?)
('i;,—Quern limpa, concerta, alinlia as mas?
ii, - ._Exactarnente: e a Camara Municipal. \
1^ .—Agora, Lorena, si b,andeira nacional e bandeira da

^ •nBciSo — camara municipal e a camara ... do que? ^
\^_Exactamente, camara do municipio: — nacionai, ou da

^nacao; municipal, ou do munictpw. '
y~.° —Quern governa, Paulo, fiscaliza e policia a cidade de ^
^-"';-,. Paulo, ou o municipio de S. Paulo? j
|%^— Exactamente: e o prefeito municipal: e elle o gover- j

^^nador da cidade. J

 ^,,'0-prefeito governa o municipio. |
 j.^. —Diga-me voce, Edgar: — um. municipio, como o de b. ^ .
 €^ Paulo,'outro, como o de Santos, mais um e mais outro ... que ^

         formam? |

 ^^P^ • ' —Muito bem! Forniam o Estado de S. Paulo. .j§
 ffi]^| ^' —E quern govema, Arthur, o Estado de S. Paulo? Sera i jt
 1'ln '-Pf-i '''•L'-Lu- .i / ». n r'll-i'

mTW.^81. •tamoem um prereiwr steNfe1:.I:
IS^M^; ' ! t
te^'^1 ' 1 ' .1l^E':l-^!!rt'lA^^'&,.,. .. • • t»Im.'

.i^^E||^'^ .^-^•'' ,,'IJJK^.
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 %A—Claro que nao. E' o presidente do Estado, como voee,^
 ^ifs'11.' ^ -iFir^
 ^?acaba de repetir. ., . •,T;^
 ^'— Um Estado, Sylvio, mais outro, mais outro e mais ou-•'u^

 J: ''?"iro, que formarn?-•fj

  II' '' -•'fr
 i^.—Perfeitarn'ente: fonmam um paiz, uma rw?co..^1

 ^-— E quern governa um paiz, como o Brasil?'. •^,j

 ^'—Realmente: e o presidente da, Republica.',,||

 JJ"— Antes de ser republica, Tonico, que foi o Brasil?-t|

 •^—Sim. Foi imperio. E quantas vezes foi imperio,' Mar-- .^•i

 1;'(pies?,',^

  ;'—Muito bem: duas vezes. E no tempo do imperio, qual"^

\ f1'er;i «) nome, on o titulo do homem que o governava?.•^i

 t.—Sim: tinha o titulo de imperador. Todo o homem.'.•^

 ^chefe do govevno, num imperio, chama-se imperador. Owem^

i *•voces falar no imperador da Allemanha, como se falafa,^

 F'antigamente, no imperador. do Brasil.•'•1^.
', •rt — Quern governa a Italia, Paulino? Sera •am imperador?• •'^|

 ^'_._ Perfeitamente. Ja ve a classe que ha um chefe de go-^j

 fverno. que se chama imperador, como ha um chefe de governe,;];

 jiqdR ?e denomina . . . como? Quern sabe, levante a mao.^

 ^— Rei, exactamente, como na Italia, na Belgica, na Ingia-^

 \ •tprra pic. - - e scu paiz e urn reino.' ' ^^

 )',,—Em geral, Femando, qual o paiz que deve chamar-ae,^

^s.m.perio, e qual deve denominar-se reino? Podia voce chamar a^jt

 !'Belaica um imperio e ao antigo Brasil, reino?. ^
 i] i •s-'. [^'r" '

^'—Nao podia, certarnente.'^

' r;' .— E porque, Fonseca?. ^

 I"_Muito bem! Jmperio e quasi sernpre uma vasta porca.9^

 i; ,(IP lerr,a; e um grande paiz. Reino e uma porcao quasi sempre^JS

 '.. .nwnor; e um pequeno paiz. Assim, e certo dizer-se — reino da,.'^

     Hollcaida e imperio turco. .,,^

 1;; '—Que nome tern o imperador da Allemanha, Mattos?.-,^

 t^—Sim: chama-se kaiser, como podera, as vezes, ler nos• ,^

 i'^joniiaes.1.'1^

 ^11J'Outros reis, ou imperadores, tern tambem titalos especiaes.;;^
. •SL' 7--f'A.
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     i\a Turquia e r.m Marrocos charna-sc saifdo: n;i Pcrsi.i.
.•iff': na \hvssmic(. m^us: cm Tuilis, bey: no Egyplo. khfdu'ti:
na Russia, o imperador tinlia <> tilulo dc r;a/-. on dc !znr.

     0 chcic dos indigcinis d,, Hmsil icm o nomc dc ni<-u/iir. ,,n
ifiuriihlxdhd.

     V'eremo.s. nouiras licucs. ;is joniKts ilr ^n-.erno.

                     I." ^\(*

                 ((^infiniiiiciiii}

      A iahoad.i Icm side scin[»rc n lcrri)f l;inli) ijc |)ri>-
Icssorc.s rcino dc alunnios.

      \ varirtiadc nos cxcrcicifi.^ aii\ili;i |n)i|crn^,i-
 inciitf a liirnal-ct ;itii\icnlc.

      Projcssura.    {ApDiitaiido para 11 cciilfo c |>,;n;i
cxirciiiidadc (ium raio.)   Lci;i ;i()in. \riialil(i.

      Alumna. — Trcs f). . .
     /''• — Lcia. dizciulo a rcs|>(»slci.
      A. -Trcs ()== 18.
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     P. — Voce, Arrnando.
     A. — Tres 4 == 12.    .
     p—(Assim continuara, ate que todos os • raios tenham .

sido lidos muitas vezes.) Agora, venha Augusto apontar, para

os collegas lerern.
     ^, _ (Aponta e- charna os .differentes collegas, corrigindo •

algurn que aconteca errar.)
     A. —Que born que hoje nao temos taboada!
     p — poig a licao que voces estao dando e de taboada.
     ^_—Assirn, nem parece taboada! Que born!
     p/__Venha Arthur apagar o nurnero 1 e escrever em seu

logai- a resposta a tres 1. •
      4_— (Apaga o algarismo 1, escrevendo em seu logar 3.)

     p. — Venha Alfredo fazer a rnesma coisa corn o 2.
     _/^—(Apaga o 2, escrevendo 6.)

   ' Os alumnos continuam o exercicio, que nao precisa ser

 feuo na ordem, ate oblerem o seguinte resultado:

   Illp^      p. — (Apontando.) Alceu, 18 quantos 3 tern?

  8^'      ,A.—18 tern! seis 3.
  W'lft-'      (Assim serao repassados todos os raios, podendo as duas

• "1'41'®J' 'taboadas serem repetidas: 18 tern seis 3.  Seis 3=18.)
   crj| b n \\n cq 14-1"'                                                                                                                                                                                                                      '•-"°Jt 'I^Ufliij.

     iv ivw« 135 R?af • •^e^ffl^'iffi^^ •  .

• iw'NAj ffi^t^frw^ •' ' ^•.'i&'^^^wriw^'T.flBiT^7^'i- ,:•, •• .'   -'- •»• l--^^.-'•^^^|?i-["|l|fal^•h3^;l^,-ri^^"°.E^l^^^'-•^.   n 'i.-''-^' '.'
•••^..;J.,.,-'!-(l' -'.': "•!. -,'ifJ

 - •-'•>/ .^
'.A^pS-iBa^'
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1^^P-—Agora,vamosdartaboada,deverdade.Euvoumar-";|
sl^'^..-carnorelogioquerndizmaisdepressaataboadado3.Vamos.|
l^i'T"-.-'-cornecarpeloAntonio.,j
lljfi:i-|^^!1A.—(Dizem,cadaumporsuavez.)i
WuB.''^'i./ii,

^qfe"-''        cornecar pelo Antonio.
liS^al1'1 '            js _ /rt^.^ „„/

wL; •,:l^l^,'1** •^ I

M^0 nome do alumno venced.or da corrida de taboada sera|
^ii!''". ' escrito. ern logar de destaque no quadro-negro.'I
ii^^J • . Pod'e a taboada .ser dita as avessas, isto e, comecando porJ
ij}^-!tres 10. Depois, subindo e descendo. Ainda podera ser dita| ;

a"^^'/-em numeros pares, isto e, tres 2, tres 4, Ires 6 etc.; e em nurnc-1
} ^"ros impares: tres 1, tres 3 etc. 'i ]
^_,4s'- . Dez alumnos que nao estao dando a taboada serao os na-;
t^V^"-meros de 1 a 10. '' ;
H1^1'^-' 'A professora podera ser o 3. .:;
B;^'P. — (Apontando para si e para o alumno 8.) Fale. Aris-I

  ^tides. ' ' • . '• I
|Nf, • ^.—Tres8=24. .I
f4-W' •' •i'
W^ •; I,
'K?;i;i, • .,Sk

*#

II
^ 'l^Problemas corn applicagoes databoada aprendida auxi- j {;
1 'w^^'liarn a fixal-a.^ ?j
i ^F ^_'^ ^;i|^-Exemplos:• • !|

v^ '•'-•-•'a
|^11) Este paleto .tern 4 botoes;3 paletos eguaes, quan- | J» .
1^'-'-' .tos botoes terao?I k
my--••i ^1WLla'-r. 1 a

^^;,.2) Tenho 3 gaiolas e em cada gaiola ha 3 passarinhos. S Sf
^^J'- .Quantos passarinhos tenho?[ ||
KSf^=^ ,. [ ^

^^:3) Posso comprar 3 laranjaa por 1 tostao. Corn 5 tostoes .^ 'I
•J te^. • •':quantas laranjas terei?. i ij^

p?,j^ •-...,                                               ,                                    .^
I^M^-.;. ".....••-, ...-•.-,—,.„   • -'..,. ^ .. •...^.^....^.•^M
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                          HYGIENE

             0 AREJAMENTO DOS QUARTO;-

              Nunca .sera dema'.iado frisar a importancia da
          respiracao de ar puro. 0 exempio deve comecar pela
         sala de aula onde se procurara renovar o ar, trazendo
          sempre as janellas abertas. A ma ventilacao c muitas
          vezes a principal causa da preguica on do cansaco
          que, as VPZCS, se nota numa classe.

     •tlumno. - Posso fechar a janella?
     Professor. -- Mudc de logar, si voce se.nte frio, rnas nao

feche a ianella, pois nao podemos ficar na ?ala corn as janellas

I'erhadas. ;< nao ser ein cases Rripmaf-.
     A.—Ponpe?
     P. - - Porque precisamos de ar frt-scu. Quanto mais ar puro

liverrnos, melhor sera. Quanlos somos a()iii, na classe/
      A. -- Somos Irinta e cincu; coin o seimor, trinta e seis.
     P —Pois l)ern. Islo equivale a di/er que aqui ha trinia e

 sfis machinas gastando. consumindo. sem cessar, o oxygenio do
 ar da sala Si "ste ar nao for constantemente renovado, tereinoA
 logo gasto todo o oxygenio que elle encerra e o que e peor, le-
 remos fal)ricado fiionnp quantidade de gaz carbonico.

      4 — Q.ic (•• veiienoso. nao e verdade?
      P.- Justarnente... Ha na Italia uma caverna chamada

 ••Crula d(, Cao'\ que coiilem muito gaz carbonico. Devido ao
 facto dest.- gaz sPr mais pe-sado (iue o ar, fica elle n as cama-
 <las inferiores. Urn cao entrando nessa caverna destallece, po-

 dendo ate morrer.
      Todo o nosso organismo soffre com a respiracao de ar im-

 pure, mas a parle que soffre mais. e mais depressa e a cabeca.
       A.—E' por isso que lemos a cabeca pesada, <iuando es-

  tamos em quarto abafado?
       P. — Justamente . . . Produzimos mais gaz carbonico de-

  pois de termos feito exercicio e tambem depois de termos co-
  mido. especialmente si comernos muilo assucar ou gordura.



UIil-:\[ST.-', 1;S1:OLAK

       .4. -   I'oi'qiit':'

        /''.    PorqiK' essas siilislancias i|iirimaiii-sc mais laril-

 inciilc. dalii rFsiiltando mais u;a/ rarltinin'd. Siiikmi .iiinda i|iir

 rcspiramos menus a noitc dn i|iic dc dia. c <|uc as pcssn;)., (-dos;is

 ivspiraiii mnios dn ijiic ,is rriain.;;is. Kfspif.iiiins coin nuns in-

 l^nsidade no IIIUTIIU dd i|ii.' no vci'ilo.

         L -  I'lii'ijlif sera .''

       J'. • - l';ira (•(»!is<"r\ar (i ^aii^iir 11.1 -na li'iii|irr;i!ii r.i nin-nul.

 |)ois ;» r<'s]tir;ic;i(i f iiriifi'c o ()\\y:riiin |iiii\i a.~ iiiirini>|s ini i^r-

 piiiismo.

        •i.     1'. ;'i nolle ijinln-in prcci.'.iinns iif ;ir'r'

        A.     A  iinilr |)rccisanni-~ di' ;ir |HII'II. riinm (]c i!i;i. (l,il-

 ci.il;]-sc (.[IK- |)as.saiiii)- ,1 Icri.-a p;irlr d.-.i n<>ss;i \ i(];> <liirin inil<i.

 pur issn ))i'c»'isaim>s It'r rfrlc/;i ijiic irspirainos .11' |>iini.

        i.     Itormir. t'ntriii. fi>ni ,is j<iiifll;i.' alx-rliis i'- \\\\\'/

       /j.-—Jssii. n,1ii.   VS.>s ijiiarli.- ;lr iliirinir ^rin j.nirll.i-,. nil

riilll    ).llirll;is   r(illl|»li'l;lllirlllc    I rrll;lil,ls.   j I i-nl llliinii-lltr   11,'in

•-rrM'lll.
        L-   M.I.-, lllliil;! grille ill/ i|iir o ,ii ilj l!rilr I.I/, lll.ll.

       /''.     (.Initl icti- Irill rillli;l(l(ls;llllril!r rx.lDliliaili i 11 .11' (!n-

 '.llllr 11 ill.l r (In r,;llllr ,1 iKiltr. >• (•ln'ii;il';ini .i (•iiiirliis.lii ilr i|iir 11

ill' fl;l IKillr r illllil:] lll.ll' |illl'n ()nr 11 (In i!i.;l.

        /.   - (^1)1110 ilssiiti':'

       /•'.      \  11U1|>' ll:1<l ll,'l li>l;rics llrlll Icllliir;!- |iiri]rr.'l)(|(i .^l/

r.] rlxilllrd.    l\llllln-in ll:1n l';l\ rlldii Ir.lilrn. 11,'ln ll.l Ijlll.l [nirii'.i

lilt ill'.
       MlHt<ts rriilix'as IKIII sc (lcsi'll\ nl\ ri'l rnllKi ilc\ ri'iuill. (l>'\ii!r

<'l l'fS|)lf,!i;;li) llr ill' \ iciildn.

        ?.   - \ s \r/rs ii|i' lllc ili'n' ;i r.ilirra. i|llJlli!i) lirn 1-111 im.ii-

In rdtii ;is |;IIK']I>|S i rrlKidas.

       /''.     I', lilt) (•n\ <-nrii>iiiii'iilii d<i (•,'i'<'l)iii.

       (.rianras i)iic rri'scrin rcspirandn ;ii ii>i|)inii. |)laiil.;i-- ipir

rrcsccill .sen] In/, r .u-.. r [)ri\c.~. ipi,' -.c ri-i;llll srit! rri]i)\ :(<-ai) il,i

;i^ii;i. ilfl iiili;iin. cim<[uilam-s»- r iiiiirrrin.

       Isli) .H'oillrcr (X'],! i.lll.l lie i>\VU:('lll<i.
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                      QEOGRAPHIA

                  ESTRADAS DE FERRO

                             I

           ESTRAUA L)E FERRO CENTRAL DO BRASIL

              Para que os alumnos possam aproveitar bem
         esta licao, o professor podera idealizar uma viagem
         pelas estrada.s de ferro do Estado, usando o mappa
         e aproveitando o ensejo para estudar as principaes
         cidades que durante o percurso sejam encontradas,
         descrevendo-as todas, illustrando, si for possivel, a
         Hcao, corn gravuras e postaes, falando sobre a popu-
         lacao, comrnercio, industria etc. Para finalizar a
         aula. o professor repetira a licao, tracando no qua-
         dro-negro a estrada de ferro estudada, fazendo os
         alumnos o mesmo no papel. nao se esquecendo di1
         mencionar os ramaes. cidades, villas etc.

     Professor. — Todos ern sileneio e atlentos. Si nos quizer-
rnos fazer lima grande viagem pelas cidades do Eslado de S.
Paulo, como poderemos effectual-a?

     Alumno. — Pelas estradas de ferro.
     A.— Pelas eslradas de rodagem.
     A. — Pelos rios.
     A. — Pelo Oceano Atlaiitico.
     P.- Perfeitamenle. DP modo que varios sao os no&sos

meios de coinmunicacao e transporte, nao e assirn? Varnos ini-
ciar hoje o estudo das estradas de ferro do Estado de S. Paulo.

Cornecarenios por uma rnuito irnportante, nao so por ser a mais
antiga, como tarnbern pela saa grande extensao e amda "mais
por Lligar a capital do nosso Estado que se chama . . .

     A.—S. Paulo.
     P.—A" capital do Brasil, que e. . . diga quern souber.

     A. — Rio de Janeiro.                        "
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»_'-'''' p _— E a capital do Estado de Minas-Geraes, que se•I I
  i' 1'.'• . . . • • ' ^1 jj)

  ,..' .chama. . . veja no mappa, Luiz.i f
^' -, ' A. — BeUo-Horizonte. . •J |
^.i ^Ll. . .L y.

^i^/ . P. — Esta estrada que voces estao vendo aqui no mappa,i |j
J^^fi"•-..chamava-se, no tempo em que o Brasil era ainda uma monar-f.

 •r^'f.'./s-i,'("IF"
iAti- , . c'hia, Estrada de Ferro D. Pedro II.'^

^•.:;'Depots da proclamacao da Republica, ella passou ,a cha-g
lAK.'mar-se. . . quern sabe?M,
a-ff^w, •~ •\iT"t
^^/?. — Estrada de Ferro Central do Brasil.|j

I'" '•.P.—Sim. E pertence e e administrada pelo govenio•^i
  i."federal, sendo uma poderosia fonte de renda para a nacao. Agjj

  ^;.Central do Brasil, como voces- estao vendo no mappa, e uma'1|
  ,.''.estrada de ferro que corre parallelarnente ao. . .1

  ;'' ' A. — Rio Parahyba.\

  ;.'.P.—Este rio e navegavel em quasi toda a sua extensao.'
i|^'.,como ja estudararn.
,^-iliir^tl' ^ i • . •^

fS^~ • . Alem disso, corre ella larnbem ao lado duma outra via de
^^ • communicacao, que e. . . continuem a seguir o m.appa.

^j1^,A.—A estr.ada de rodagern.'
H'^ „ •P. — Esta foi construida no governo do Dr. Washingtonl!j

B' ' '" ;Luiz e futura-men'te ligara S. Paulo ao. . . que?• ^j
             A.—Rio de Janeiro.'•||

{I'nTi' ^T° I1 .^ -!ii|F

'i^^ • P. — Muito bem. Vamos fazer hoje uma viagem wla E. de.i|i
•&]'; ••F. Centr.al do Brasil. Partirernos pelo trem rapido que sae da ....|j
W^_'A.—Eu sei, professor: E&tacao do Norte, no Braz.1|
^^'. 'P. — De modo que a Estacao do Norte .e o ponto inicial'Is
11'.. ' da...|

|%-. • •A. — Central do Brasil.||

pl^l'.P. — E" um. edificio muito grande, mas muilo feio e.'JJ,
t'^,' ' velho- No govemo do Dr. Epitacio Pessoa foi langada a pedra•^
|j|^/:'.fimdarnental duma nova estagao, que sera digna do progressojjj|

t'L'^li.1 ' • de S. Paulo. Precisamos ir mais cedo para a Estacao, nao so.&»
t-i-r i^'.l tf~\~l] . i . I-^ i [L nj_

•y'p 'r   '                    11-            -i         •    '     •*W;, r,^^-'         para tornarmos bons logares, pois o numero de passageiros e     ^ ^
^iis'.y '      s sempre exoessivo, como tambem por causa das porteiras da In-     tT [l

lii^      '    '                       11                              -                       a I< laWf/"^ .                                                                                                                                                                                           .fff IT

 f^1         •   • • .                                             -^ i
^W^"-                      •    .     •                       " -t; N
'iSta^ .-•   ••'•'•/-.         .   .        .        •  ',.   •  j1 I-f ^r^wi?'1 iir' ''.'.'. i •'.•   1  ••• 1       ,,••.-      r *   , .••                         '       -i      •, •• 'i' K'ff .%
ffiteia^a^&]i;,,l''['l^                ,..•• •..r.-L ..'•  .^.^.t^it'lia-^A-Ji"?^."';-:-!;',)^:!!'   .1  •I. .. •;.' „..' r ...l-:'-^k;fc:'M'l,..A.1..II.^A:^l.•l?te•E
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 gleza, que se fecham-constantemente interrompendo o transito da
grande avenida que liga a cidade a Penha.

     A. — Si fecharem a porteira, passarernos pelo viaducto,
professor.

     P- — Tern razao . . . nao me lernbrava disso. Mas . . . esta-
mos na hora da saida do trern. Supponhamos que ja estarnos
nalle. Saimos de S. Paulo as 7 horas; o trem parou numa esta-
cao e passou directarnente por outras. Porque seria?

     ^- — Eu set, professor. Papae me disse que o trem ra-
pido so para nas cidades, nos logares tnais importantes.

     P- — E' isso rnesrno. 0 trem passou por Villa Mathilde,
Itaquera, Poa, Suzanno, Santo Angelo etc., e veiu parar na ci-
dade de. ..

     A. — Mogy das Cruzes.

     P. — Muito bern. Acompanhem sempre o mappa, que
concluirao satisfatoriarnente o que eu for ensinando. Ate
Mogy das Cyuzes, que e ainda suburbio de S. Paulo, pode-
remos tambem viajar pelos trens de suburbios, que sao innu-
meros, pararn ern todas as estacoes e as passagens sao rnuito
baratas. De Mogy o trem parte e so ira parar em . . .

     A. — Jacarehy.

     P. — Cuidado, nao vao por a cabeca fora do trem, por-
que entre Guararema e Bom Jesus, temos um .tunel. Em J,aca-
rehy o trem demor,a-se m-n pouco, para trocar de machinas, e
aproveitaremos o ensejo para tomarmos cafe. Eis que segue o
trem que ira parar agora so em . . .

     A. — Em Sao Jose dos Campos.

     P. — Depots de passarmos por Limoeiro, nao e assim?
S. Jose e uma cidade collocada num grande planalto, corn um
excellente clima e dotada dum modelar Sanatorio, p,ara a
cura dos tuberculoses. Partindo de S. Jose, iremos parar em . . .

     A. — Cagapava.

     P.—Depots de passarmos por, Eugenio de Mello. Caca-
pava e uma boa cidade, corn quai-teis para as forcas feder-aes
e algumas fabricas. Em seguida iremos a ...

     /L—Taubate.
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   ,,,.].,    r^(ln(l•> I;0'- ^'r.nm. qu.. j.i ,,„„„ «„,   ^

    -ola .on.!, s,. ,..,lt,v. „„„,, arn.z. T.H.|^ . uma cidad..

   ^.slanl. popdosa. l.-m um ..omm.n.io d.-senvnivido, industrias

   •-P———^ •I1' '-^- l-idos ,1.. ,,,.,|)u,. m.ias. ..,„,,„ ;^

   '•••.<•. .Ie ol^s mm..,,,,,.   R- ^j, ,j,,,. i,;   ^^            ;
  ^,«>s..sn.ares .,„„„,,,., ,,^,, y,.,,, <^,^,^     ^ ^

  '-••••^•-•'^^-'.'..auni.,..,.,,^.,,^

  .^ (on,.,.i,o |>,,,. ,„,„,,,,, ,„,„,„ |^^   ^^

  ;;;,"L\,:,:(.1'11' 11" '•"- 1- tir^ •• '- <'-'——1-. ^.r,.-

        '•     I'l't'nK'milt''.

       ^    Ond....s C.,,<l,.s |,ap,st.,s ...Ilivam n am,z .,,„ ^,,,|..

  ——I... |^ (,m<...sos „„„!.,.„„, n,-p,,i> „,-,„„, „„,,,::„.

        -'•     1 m(l<tmi)ii!i;it)g;il);i.

       /<    Cidad,- iH.iila. ,.um l.cm ••lima. ^,if..>-..s.,,|;,r, ^••«1.,

  <i-' I'i'^'ma.-ia. ,iu;,rleis ^ doiid.. pan.. ., .•strada ^ (-,-,,•.> el(-..tri<.a

  l-'-a os (.ampus do Junlao    a Suissa Bras^.ir.     .„„)«.„. lu-

  '"••••••'l"s<>s .•ii.-oniram .illivio ;i su;i li<irriv<-l dnenca

       n" ^""l1'- '•<""" .!izn,i „. s,,,, rill,.,, ;,,,„,      , „.

 rill ...
       •/•     A(»|iarcci(|,i.

       I'.     PassaiKi,, por Mon.ira (:.-sar ,- !u,s,.,,,,. ^i>ar.-<.i(),,

 " !lm l"^r lt""") I"""™- -'ln.>do .>um.i ...Jlina.' ..,>,„ ,„„
 .n,pu-..s,.ol.r . ?„,<,,„, ,, (;,,,,,,,,^,,,,,, , „( ^ ^
 '"•m I""- '"""I'- .•l,Mri,.os .. ,..„,,().. <|,. ,.utomov,.is.  '

      ^   |>a<lr,>cini ,|«, !o^ir ;i ,,,i|;,e;i.osa ^^ ^  ,j^  ,,

 •••^..m-'.vis.lad.,^,,n..i,,,i,, i..|,H,,,,,] ,,,|., l,i,   „,;,;„.„,.

 m"s ;(g(»r;i em ...                                        i       ^

       ^.    ('!i;iratm^,iic|;i.

,.    1>-    (:"•f•;l(!'• ••<lm I1'''-111 <1-' •^ mil liciliil.mli.s: , ...M., .!„

 ^l.»l<> ••m poi.ulaca,,: ,m,,lu ..omm<.r<.ial. ..«,„ lal,n,.as d,. nj,.,.-

Pl———. t-cKlos. la..l,<.i.,ios, ^.up,.s..s..ola,,.s, ..oil:.,,.,, Es...,.).

j^ ,omm,-r..m. ......|. ,,,,,,|. Asyln. ().,,|.a,,at<>; Santa Q.sa

m^lai .. „„, |,.||o ,nomnn.nto ., ,,,.m<,n\i do Dr. Ko<),-i<^s

^i:,;;;;;:^      /.     Kslado (i,. .S. P;iu|(, i. ,),, Hi,,,;.,!.
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     P. — Depois i reruns a ...
     A. - - Lorena.
     P. — Que possue inn gymnasio, grupos-escolares, quarteis

para o exercito, engenho de assucar e esta ligada por um i-amal
ao Piquete, onde se enconira a Fabrica dc polvora sem fumaca.

Daqui iremos parar algum tempo em . . .
     A. — Cachoeira.
     P. — Depois de passarmos por Cannas, e la entao almoca-

remos, pois o trem para muito tempo para trocar de machma-?.
Bom, ja erne esta.mos almocados, prosigamos a viagem. Cheaa-

mos ja em . . .
     A. — Cruzeiro.
     P. — Aqui desembarca muila gente que vae lomar o trem

para o sul de Minas-Geraes, pois, e o ponto inicial da Estrada de

Ferro Sul-Mineira.
     Em seguida iremos parar em . . .
      A. — Queluz.
     P. — Depois de passarmos por Lavrinhas. Adeantc de Que-

 luz fica •d e.stacao do Salto. que e a ultima localidade pau-
 lista. Eis-nos chegados ao fim da longa jornada. Vamos
repelir a viagem. mas desia vez cu irci tracando o trajecto todo
 no quadro-negro e voces farao o mesnio no papel. Agora que ja
 fizcram a viagem. ja viram as cidades por onde passaram, nao
 ^6 no mappa como nas gravuras (JUG Ihes mosti-ei, e que ja tra-
 caram no papel o tfajccto todo percorrido, creio que ninguem
 mais ignora o que seja a E. de F. Centra] do Brasil, nao e
 assim? Breve faremos .outra viagem. mas por outra estrada,

 <]iiRrem?
      A. — Quei'L-'mos, sim. rteiilior.
      P. — Enlao, estudem iMStarne. ai quizere.ni passear com-

 ir;i'go. e sernpre estejarn attpntos ao mappa. como tizeram hoje.



               0 illusfrado scientista brasileiro, Dr. Belisario
          Penna, disse que "os dois grandes males, os peores,
          que con'oem e arruinam as nacionalidades, . sao a
          ignotancia e a doenca."

               0 assumpto desta licao parece nao merecer o
          tempo que o professor vae despender corn seu ensino
          as criancas. E' porem muito importante. Mostrar aos
          alumnos os grandes males que o percevejo nos traz, e
          ihstruil-os, e cuidar de sua saude. "Ao lado do posto
          sanitario deve estar a escola. Sanear o Brasil e po-
          voal-o; e enriquecel-o; e moralizal-o." Eis porque o
          ponto do programma — animaes nocivos, e de grande
          necessidade e deve ser ensinado corn cuidado.

     Professor. — Ja Ihes ensinei que o rato, a pulga etc., nos
fazem muito mal. Vamos hoje tratar, do percevejo, que e tam-
bem urn grande inimigo do homem. Quern ja viu um desses bi-
chinhos?

     Alumno:—Eu ja estive num hotel, onde en'contrei diver-
sos, em minha cama.

     A. — N,a roupa do papae, vinda do tintm'eiro, desco-
brimos um percevejo.

     A. — Hontem, quando mamae chegou do theatro, achou
um percevejo em seu manteau.

     P. — Muita attencao. 0 percevejo e um animal que entra
em nossa casa, podendo ser trazido na roupa que vem da laya-
deira, do alfaiate, do tintureiro etc. Podemos trazel-o comnosco,
das almofadas dos automoveis, do^ cinemas,, dos theatros, das ca-
mas dos hoteis, dos vapores, dos vagoes-dormitorips etc. Elle se
introduz e se cria nas juntas das camas, nas dobras dos coi'tina-
dos, acolchoados,' colchoes, sob o papel das paredes, nos bura-
cos das mesmas etc.

1^^    '       ..        .       ,.                      •...,,                 ,- •     •,                   '                                                         '                ,-n J
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y       Voces ja viram o pereevejo passeando durante o dia.sobre,
y^ as camas?
1^ .     .4.—Nao, senhor.

 i'l'       P. — Elle e um animal que foge da luz. Esconde-se de
 j^" dia, para trabalhar a noite. Sabem o que elle faz a noite?
 ^J-       ^4.—Alimenta-se do nosso sangue.

  1f       Ps—Perfeitamente. Cada animal desses da ninhadas de
 I  80 a 150 ovos.

  A      .A. — Nao havera um meio de acabar corn os ovos do per-

 ^  cevejo?
 ^       P. — As baratas e as formigas gostam muito delles, mas
  ^]  o percevejo, que e um animal muito esperto, poe seus ovos em

 %. frestas muito estreitas, onde seus inimigos nao conseguem pe-

 ^\ netrar.
 ^-      A.—E' verdade que o percevejo nos transmitte varias

 J; doencas?
 ,,,,       P. — Perfeitamente. E' por isso que precisamos fazer
  '|t  contra elle uma guerra sem treguas, pois alem de ser nojento,
  '^ nos suga o sangue e nos traz o microbio da peste,^ febre recor-
  ]^' rente, febre "dumdum", da India, tuberculqse e dizem que

 ^ ate da morphea.
 |fe      A.—De que modo poderemos guerreal-o?

 |,'[     ^ P. — Naturalmente que nao ha de .ser corn pedradas, .es-

 %" tilingadas, bodocadas, espingardinhas ou outros rneios que os
 c^ meninos maus usam para matar os pobres passarinhos, machu-
 1|^' oar os caes, gatos e ate os colleguinhas.

 il''      Para acabar corn os • percevejos podemos empregar o p6

  1^ da Persia, a agua-raz, a essencia de theberentina pura, o kero-
 '^!. zene etc. nos moveis, poi-tas, assoalhos, buracos das paredes e
  'y;< noutTos logares.
  B. .         Podemos 'ainda empregar a gazolina .ou a ess.encia mine-
 i"^^- ral, pois alem d-e nao deixar 'manchas, sao os remedies mais

   I energicos contra os percevejos.
   jl      Si os aposentos de dormir sao 1-uxuosos, cheios de •corti-

   &r nas, tapetes, passadeiras, acolchoados, podemos empregar as
 T W^
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 defumacoes de acido cyanhydrico, feitas por pessoas praticas-
 como unico meio de 'acabar corn os ten-iveis animalcules.

      Nos gallinheiros, viveiros de aves,"etc. emprega-se a agua
 creolinada a 2%; caiana-se as paredes e mistura-se areia
 fina corn cinza peneirada e um pouco de flor de enxofre, es-
 palhando-se ess'a mistura pelo chao.

     As aves de Inxo empoam-se corn p6 da Persia.
      A. — Como e que o percevejo as vezes cae do forro sobre

 as camas?
     P. — E' verdade; dizem ate que elle sobe ao' forro propo-

sitalmente para de la cair sobre os leitos. E' o povo, porem,
sempre cheio de lendas, que o diz. 0 percevejo cae do forro
poi-que veiu do vizinho, pois elle caminha muito, ou se criou
nalgum ninho de ratos ou de andorinhas.

     Elle, alem de gostar do sangue das criancas, ,aprecia tam-
bem muito o dos ratinhos e dos filliotes de andorinha.

     A.—Porque o percevejo exhala um cheiro horrivel
quando o matamos?

     P. — Elle, quando per&eguido, faz funccion'ar umas glan-
dulas que segregam urn liquido muito volatil e que tem um
mau cheiro msupportavel.

     Tenham pois' muito cuidado corn os animaes no'civos. Fa-
gam contra elles uma guerra de morte.

     Onde nao ha puilgas, percevejos etc., •forgosame.nte ha de
haver asseio e saude.

DIVISAO DOS VERTEBRADOS EM CLASSES

       ''A primeira coisa que os mestres deveyn conside-
  •rar, no tocante a instrucgao primaria, e cultivar no
  menino os habitos de o'bservacao accurada, levando-o
  egualmente a agrupar as coisas semelhantes entre si.
  Esses habitos — a lucidez no perceber, a fixidez no
  attender, o escrupulo no observar, a- promptidao no

ffi^!S^'^;i?rf^^
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          classificar — assegura'm a arquisicao ile novas 110-

          coes nos annos subsequentes".

     (Sabre a mesa, estamptis diim cno. inn tico-tico, umn c/is-

cnvel, urn, sapo e u.mu tainha.}

     Professor. — One animaes represenlam estas estampas?

     Alumno. — Um cachorro, urn lico-tico, uma eascavel. um

sapo. e uma tainha.

     A. - Quantos animaes difterentes!

     P. - E' justamente as suas differengas c semelhangas que

vamos ohservar. Que sera qup lodos esses animaes tem df

corn in um?

     A. - - Todos elles sao animaes: e inna semeliTanca.

     A.—-Todos eliles tern ossos: sao animaes vertelfi'ados. tetT!

columna vertebral.

     P. - Raul. como sau os meinbros desles animaes?

     A. — 0 cao e o sapo tem quatro pes. o tico-tico tern dois,

a cascavel e a tainha nao tern pes.

     P.— E como fazem el1es para mudarem de logar? Como

se locomovem?

     A. — 0 cao aiii.ia on rorre. o tico-tico voa, a cascavel ar-

rarila-se p(;!o i-hao, u sapo pula e a tainha nada.

     P. - Como e protegido o corpo do cao?

     A. — E" coberto de pellos.

     P. — Algum outro destes animaes tern o corpo coberlo df

pellos?

     A. —- 0 tico-tico e coherto de pennas, a cascavel tern uma

 pelle escamosa. o sapo lem a pelle lisa e a tainha lambem e co-

berta de escamas.

     P. - Vejamos coino re.spirani cada um delles.

      A. —- 0 cao, eu sei, respira pelos pulmoes, como nos.

     P. — 0 tico-tico c a cascavel tambem tern respiragao piil-

monar. A tainha respira por meio das suas guelras.

     A. -- E o sapo?

     P. - Os sapos, quando pequenos, respiram como a taiiiha.

(•• quando ja crescidos, tern respiragao pulmonar.
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      0 cao e o tico-tico sao animaes cuja temper,atura e coa-
 stante; ao passo que a cascavel, o sapo e a tainha tern a tempe-
 ratura variavel.

      P- — Quaes destes animaes poem ovos?
      A. — 0 tico-tico, a oascavel e o sapo. A tainha poe ovas.
      P. — Quaes delles tern denies?
     A. — 0 cao, a cascavel, a tainha. . .
      P- — Vejamos como se alimentam.
      A. — 0 cao come oarne.                 ,_
     P.—E quando pequenino?               A
      A. — Quando bem pequeno, elle mama.
     P. — Qual e outro destes animaes, que mama em pe-

 queno?
     A.—INenhum outro destes: o tioo-tico gosta de graos, a

 sapo come bichinhos, a tainha come outros peixinhos.
     P. — Vejamos, agora, Renato, tudo o que voce pode dizer

 a respeito do cao.
     A.—0 cao e u.m animal vertebrado,. quadrupede; tern @

corpo coberto de'pellos; anda e corre; respira'pelos puhnoes;
tern calor proprio e amamenta os filhos.

     P. — 0 cao e outros animaes que, quando pequenos,
TOamam, se alimentam de leite, sao chamados animaes mami-
feros.

     Diga-me, Raphael, o nome de seis. outros mamiferos.
     A. — Eu, o gato, o leao, o cavallo, o tigre e o carneiro so-

mos mamiferbs,
     P.— Os pulmoea dos mamiferos parecem-se corn os nos-

sos. Os mamiferos aquaticos ...
     A. — Quaes sao?

     P-—As phocas e as baleias. Estes respiram tambem pe-
los pulmoes e por isso e que de tempos a tempos -tern de vir a
superficie da agua.

     A. — Buscar oxygenio do ar?
     P. — Exactamente. . . Va'mos ver o que Romeu sabe do

ti'co-tico.

yiisafet^^
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     A. — 0 tico-tico e tambem vertebrado, bipede, voa, tern
o corpo coberto de pennas, respiragao pulmonar, poe ovos, tern
a bocca transformada em l«co e nao tern dentes.

     P.— 0 tico-tico e uma ave. 0 caracteristico que separa as
aves de todos os outros animaes e o facto de terem o corpo co-
berto de pennas e os sens membros anteriores transforinados em

azas corn as quaes voam.
     De-nos, Rodolpho, o nome de seis aves.
      A.—A gallinha, o peru, o urubii, o pintasilgo, o sabia, a

pomba, sao aves.
     P. — Ricardo, diga ludo o que sabe da cascavel.

      A. — E' um vertebrado, nao tern membros, arrasta-se pelo
chao, tern o corpo frio, respiragao pulmonar.

     P. — A cascavel e um replil. Alguns reptis teni membro.'--
outros nao os tern. Quando [em membros, estes sao curtos ^.
estao collocados lalerabnenie, de modo que rasteja.m o venire
 no solo. A Lartaruga, o lagarto, o crocodilo. o jacare e todas
as especieK dp cobras sao reptis.

      P. — Agora, e a vez do sapo.

      Quern quer dizer o que sabe do sapo?

      A. — Eu quero. 0 sapo lamhem e vertebrado. anda ao;'
 sa.ltos, pon^ue as pernas anieriores sao mais curtas, muda de

 pelle. respira de dois modos.
      P. — 0 sapo e um bntrnciiio. Os batrachioy marcam a

 transicao entre a vida aquatica e a vida terrestre, porque ellp&
 quando pequenos respirarn por meio de branchias ou guelras
 e quando adultos, por meio dos pulinoes. (Moslrando a classe
 a estarnpa corn as metamorphoses.) Primeii-o: sao uns cordfx-s
 de ovos, depois uns bichinhos parccidos corn peixmhos, chama-
 dos gyri-nos ou cabequdos.

      A.—As cahegas sao mesmo grandes.
      P, — Depois apparecem os memhros posleriores, a cauda

 diminue'gradualmente e desapparece.
      Estas transformacoes, mudangas que duram cerca <le tws

 mezes, tern o nome dp metamorphoses. 0 sapo e a ra passain por
 taes metamorphoses.
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     A.—E a tainha?
     P.—Diga voce o que sabe da tainha?

  , A. — E-' vertebrado, nao tern pes, nada, poe ovas, vive na
 agua, e respira o oxygenio da agua.

     p- — A tainha e peixe. Os peixes quasi todos tern o corpo
coberto de escamas, respiram sempre na agua por meio de suas
branchias ou g-uelras. Seus membros sao transformados em
barbatanas ou nadadeiras corn as quaes nadam.

     Maravilhosamei^adaptados a vida aquatica, elles toma-
ram uma forma que l&es permitte mover-se na agua^om a maior
facilidade. Estes cinco animaes que acabamos de estodar, repre-
sentam as cinco classes em que estao diyididos os vertebrados.

     Quaes sao, Romeu?
     A. — Cao — mamif'ero; tico-tico ^ ave; cascavel — r.ep-

til; sapo — batrachio; tamha -- peixe.
     P.—Todos os animaes vertebrados pertencem a uma des-

tas cinco classes.

                            VENTOS

               0 ensino desta discipilina deve ser pratico e ob-
          jectivo. Nao e difficil o professor ter em classe diver-
          sos objectos familiares, que possam funccionar como
          apparelhos para experiencias pliysicas, supprindo per-
          feitamente a falta destes. Nao'se deve ministrar as
          criangas um ensino puramente verbal, .obrigando-as
          a decorar um amontoado de factos, e a abstracgoes
          inuteis.

 .   Professor. — Porque voce fechou aquella • janella, Joao?
Nao sabe ainda que precisamos de muito ar e sempre'renovado?

Eilfe^SiNS^^a^^i:,Siril
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     Alumno. — Set disso, professor, mas estava ventando muito
e dizem que o vento nas costas faz mal.

     P..—E' verdade. Voce tern razao.
     A.—Porque sera que venta, professor?'
     P.—Vou responder ja a sua intelligente pergunta. Olhem

todos para o ceo. 0 que voce ve la, Julib?
     A. — Eu vejo nuvens.
     P. —As nuvens sao formadas de que. modo, Modesto?
     A.—Pelo vapor d'agua.         ^
     P. — Sim. Quando as nuvens se l^friam muito, o que

acontece, Affonso?
     A.—Transformarn-se em agua e caem sobre a terra, em

forma de chuva. '
     P.—Muito bem. Vejo que voce prestou muita attengao as

minhas explicagoes. E no logar das nuvens que se transforma-
ram em chuva, o que ficara, Juventino?

     A. — Nada, professor.
     P.—Attengao! Nao, senhor. Immediatamente butras ca-

madas de ar vao oocupar o logar dellas, estabelecendo-se assim
um movimento na atmosphera. E e esse movimento que produz
o'que chamamos — vento's. Comprenderam?

     A. — Sim, senhor.
     P. — 0 ar tera sempre a mesma temperatura em todas as

regioes do globo, Pedro?
     A. — Nao, senhor. 0 senhor ja nos disse que no equador

elle e mais quente do que nos polos.
     P. —- Perfeitamente. Continuem attentos. Assim sendo, o

ar quente do equador sobe, para dar.logar ao ar frio que yem.
dos polos.

     Estabelecem-se assim duas correntes aereas: uma do norte
para sul e outra do sul para o norte. E sao tambem essas cor-
rentes que produzem os. . . quern me dira?

     A. —Ventos.
     P. — Justamente. De modo que voces ficaram sabendo

que os ventos se produzem por doi's modes,,nao e assim? ' Voce"
sabe quaes sao os .pon-tos •cardeaes, Avelino? ^

     A.—Sim, senhor: norte, sul, leste e oeste.
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      P- — E os collateraes, Candido, quaes sao?

      A. — Nordeste, noroeate, sudeste e sudoeste.

      P- — Poi5 tiquem sabendo que os ventos tambem •tern no-
 mes: recebem os nomes dos pontos cardeaes e collateraes, con-
 forme a direcgao que tomam.

      A. — Como se chama aquella roda que esta girando, la no
 alto daquella casa, professor?

      P- — Chama-se ventoinha, meu curioso, e serve para de-
 terminar a direcgao dos ventos.

      A. — Porque, as vezes, os ventos sao fracos, outras vezes,
 fortes, professor?

      P- — Porque o vento varia muito de velocidade e por isso
 recebe os nomes de: moderado, fresco, forte, tempestuoso etc.

      ^. — Como podemos saber isso, professor?

      P- — Ha um apparelho chamado anemometro, que marca
 a velocidade dos ventos, e tambem podemos avalial-a pela des-
locacao da sombra das nuvens, projectada no solo.

      A. — Os ventos nao soprani sempre na mesma direccao,
Mao e assim professor?

     P- — Perfeitamente. E e por isso que elles recebem os no-
nies de: regulares, periodicos e variaveis. Regulares, quando

sopram na mesma direcgao, como os alizados. Periodical
quando sopram ora numa, ora noutra direcgao, como as brisas

e as monsoes. Variaveis, quando variam muito de direcgao.
     A- — Q116 e brisa, professor? A mamae, sempre que esta

em Santos, diz que a brisa da praia e muito agradavel.

     P. — Bnsa, meus meninos, e um vento muito brando,
muito suave que, durante o dia, sopra do mar para a terra, cha-
mando-se brisa maritima, e durante a noite, sopra da terra para
o mar, denominando-se por isso, brisa terrestre.

     A. — E mo-nsoes, que ventos sao esses?

     P. — Sao ventos que sopram do mar para a terra no verao
e da terra para o mar no inverno.

     Soprani 6 mezes numa direcgao e outro tanto tempo noutra.
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     A. — 0 anno passado ventou muito forte, choveu muito e
o papae disse que parecia um cyclone.

     Que vento e esse professor?
     P. — E' um vento muito forte, produzido por uma grande

massa de ar, animada dum rapido movimento de rotagao e que
nas Antilhas e nas costas da China, onde se chama tambem
iufdo. produz muilos estrago.s, como as trombas.

     A.—Que sao trombas, professor?
     P. — Sao turbilhoes de vento e de vapores espessos que se

formam nas camadas inferiores da atmosphera.
     Ellas sao acompanhadas de chuva, raios, relampagos e

trovoes. As trombas laml)em podem ser: terrestres e marinhas.
As marinhas sao muito interessantes: as aguas do mar elevam-
?e em forma de cone e as nuvens abaixam-se corn a mesma
forma, ate se tocarem pelos vertices, I'ormando assim um grande
pilar f[ue serve de apoio as iniveiis sobrc o mar. Ja que-fala-
mos em tromba, vou mostrar-lhes uma gravura que a repre-
senta. Vejam: muito bonita, nao R?

   • Estudem bastantc2, que noutra aula irei ensinar-lhes minta
coisa util e bonita.

                         BOTANICA

                       GERMINA(;AO

              Toda crianga e naturalmente curiosa. 0 estudo
         da Bolanica presta-se admiravelmente a satisfacgao
         despa cnriosidade infantil: aproveitemol-o.

     Alumno. — Os nossos vasos estao cheios de lolhinhas
verdes.

     Professor. — Eu disse que ninguem olhasse, antes que eu
mandasse.

     A. — 0 senhor desculpe. Eu nao podia esperar , . . Estava
corn tanta vontade de ver! . . .
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       P. — Entao, traga os vasos, aqui para a mesa. Vamos to-
  dos examinal-os.

       A.—Parece que foi hontem que plantamos e ja eatao
' brotadas!

       P. — Para que as sementes que aqui plantamos, brotas-
  sem, germiniassem, deixassem de ser sementes e se desenvol-
  vessem em planta, o que fizemos?

       A.—Preparamos em primeiro logar a terra, regamol-a
  todos os dias, e deisamos ficarem os vasos ahi na janella.

       P. — Que especie de sementes escolhemos?
       A. — Sementes boas.
       P. — Sementes perfeitas, maduras e em bom estado.
       Toda semente para germinar precisa de tres condigoes in-

  dispensaveis, como vimos: ar que Ihe demos, quando afofamos
  a terra; •tuz, quando a collocamos a janella, no vaso; hiunidade,
  agua, que Ihe fornecemos, quando a regamos, Pode haver agua
  demais, e entao a semente apodrece.

      Por falta de agua ou por temperatura muito elevada a se-

  mente seccara; a uma temperatura muito haixa a semente ficara
 parada; nao germinara, mas tambem nao morrera. Si" nao estive-

  rem em contacto corn o ar, as sementes ficam inalteraveis ate por
  seculos.

      A.—Tanto tempo assim?
      P. — Foi o que aconteceu corn sementes achadas em tumu-

 ]os egypcios, que postas na terra, depois de seculos, grelai-e.m-
 brotaram.

      A.—Que interessante!
      P. — (Afrouxando a terra ,ao redor dalgumas das semen-

 tes plantadas, para sairem corn facilidade, as distribue pela
 classe.)

      Alvaro vae nos contar bem direitinho'o que nota nesta
 plantinha.

      A.—No lado de fora esta a casquinha do feijao, que se
 rasgou. 0 feijao abriu-se em duas metades gue estao bem bran-
 quinhas . . .    "

      P. — Muito bem. Continue.
     ^- — Samdo dentre as duas metades brancas ha uma

 plantinha perfeita.

a^^.i^^a..^^^
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     P.— Porque perfeita?
     A. — Porque (moslrando) tem raiz, caule e folhas.
      A.—(Mostrando uma plantinha no vaso). 0 feijao es-

tava embaixo da terra e agora esta aqui emcima.
     P. — Veja si aconteceu o mesmo corn o milho.
     A.—Nao, senhor. 0 milho ficou embaixo •da lerra; so ap-

parece a folhinha enrolada.

     P.—(Mostrando.) Estes sao os cotyledones, que servem
para sustentar a plantinha. Ella lira sua nutricao da.qui, ate
que suas raizes estejam bastante fortes para introduzirem-se
entre os lorroes e dahi lirarem o seu sustento. Daqui a uns dias
estes cotyiedones ficarao sequinhos e cairao, porque nao sao
mais precisos. Entre os cotyledones (mostrando) lia um priim-'iro
gommo chamado nemmula. Este (mostrando) e o futuro caulc,
que pequenino assim, se chama cauliculo. Aqui estao as raizi-'s
pequenas, chamadas rndicuias ou I'ridicelias, que ja vao pro;'u-
rando a terra.

     A. —- E nesta planta maiorzinha ha duas fo'lhinhas.
     P. — E o milho?
     A. — A semente nao saiiiu da lerra.
     A.—-Tvm uma lolhinha so.
     P. - - Os vegetaes cujas sementes tern dois cotyledones dao,

Jo'H'o ao sail' iia terra, duas tolhinhas; sau vegetaes dicolyledo-

neos.
     As planlas ciijas semenIeK tern um so cotyledone dao, logo

ao sair da lerru. uma folha; sao vegctaes monocotyledoneos.
     Vimos rj-iie um grao, lima se'mente, contem iiina plantinha

que collocada em condicues convenientes podera se desenvolv.'t-
e formal- novas plantas.

     Ao phenomeno (nie aca));imos de oijservar, a esta transhir-
niacao cla semente em planLa, (•hama-SK gerininacdo.

      A. — E quern e que planta tudo o que vemos crescendo'.''
      P. — 0 homem planta grande parte; e elle quern rnais con-

tribue para a disseminagao das sementey, mas e adrniravel o
 papel importante que a natureza tern na distribuicao das plan-
 tas. Grande numero de tructos, ao chegar a maturidade, alireni-
se e (ieixam rair a,s scmcnies. Si o fructo e carnudo, apodrece e
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  o resultado e o m'esmo, e a sem'ente esta livre. Ba.sta entao que
   encontre o que?

        A. — Terra, ar, humidade e luz.
       P.—Ainda a prodigiosa natureza encarrega-se de espa-

  lhar as sementes para que .tod-as nao caiam no mesmo logar.
       A. — Como assim?
       P- —A's vezes e o vento q-ue as espalha; as vezes sao os

  animaes que as transportam.
       A. — Que animaes?
       P. — Certas sementes se alojam no pello e na la dos car-

  ^earneiros e de outros animaes. Os passaros comem as vezes a
  ^blpa de certas fructas, jogando fora as sementes que, encon-
 ,^311^ as .condigoes necessarias a germmagao, estao de novo se

  (iesen^olvendo.
U

     ' .      A CIRCULA^AO DO SANGUE

               Grande interesse pode ser despertado entre os
          alumnos o complicado problema da circulagao,
          fazendo-os praticamente tomar o pulso uns aos ou-
          tros, ensinando porque e que temos as vezes os pes
          trios, porque o trabalho do coracao e intense, e outras
          rnuitas observagoes perfeitamente ao sen alcance.

              As ligoes devem ser dadas a vista de desenhos,
          ou' quadros representando a circulacao.

     Professor. — Onde esta o seu coragao, Antonio?
     Alumno. — Aqui, no lado esquerdo do peito.

  -  f- — Geralmente temos a idea de que o coragao esta si-
tuado no lado esquerdo do corpo. De facto, parte delle esta.

     Hoje vamos estudar o coragao e o servigo que elle faz.

8^','   K^w,  .            .              .         •           ,           ;

   ^tl^l^te&^J.EJa^^
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      ^.—Dizemos mesmo que o coragao trabalha.
      P-—Trabalha, sim. E que bom trabalhador nao e elle! 0

 coragao e uma homba, um motor, que trabalha dia e noite.
 Suas paredes sao musculos, sem duvida os mais importantes
 do organismo. Si esta boml)a parar um so instante, desinaia-
 inos. 0 coracao manda o sangue a todo o corpo.

     A ch-culagao do sangue e o principal trabalho nao so do
 nosso organismo como do dos outros animaes.

     Comecemos pelo estudo do coragao, que e o seu centro.
      A. — Esse desenho e o coragao?
     P. — E'. Vejam como elle esta dividido.
      A. — Em quatro partes.
     P.—As duas partes de cinia sao chamadas auriculas —,

 direita e esquerda. As duas partes inferiores sao os ventricu-
 los, tambem direito e esquerdo.                              '•-

     Os vasos que levam o aangue do coragao ao organismo,
 chamam-se arterias: os que trazem o sangue do organismo ao
 coragao chamarn-se veias. Os capillares sao vasos pequeninos,
 que fazem communicar as arterias e as veias.

     As arlerias estao collocadas profundamente, excepto nos
 pulsos e nas fontes.

     A. — E' isso que vemos azul, alraves da pelle?
     P.—Nao: esses vasos sao as veias; estao junto a super-

ficie do corpo.
     Voltemos ao nosso desenho do coragao. As auriculas re-

cehem o sangue e mandam-n-o a uma distancia bem curta: aos
ventriculos.

     A.—Entao entre as auriculas e os ventriculos ha com-
iinunicagao?

     P.—Sim, por meio destes orificios (mostrando) prote-
gidos por valvulas.

     A. — Que sao valvulas?
     P. — Sao especies de portas. As valvulas abrem-se para

dar passagem ao sangue.
     P-—0 ventriculo direito •manda aos pulmoes o sangue

irnpuro que a auricula direita recebeu do organismo. 0 ven-
triciilo esquerdo faz Irabalho miaior: elle manda o sahgue ao
corpo todo.
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        A. — Desde a cabega aos pes?
        P. — Sim. . . Pondo a mao sobre o peito, sentimos o cora-

   gao pulsar.
        A. — Que interessante!'
        A. — Especialmente quando corremos.
        A.—Ou quando estamos assustados ou zangados.
        P. — Si voce puzer os dedos aqui no pillso (mostrando)

   sentira alguma ceisa batendo tambem.
      • A. — E' aqui que os medicos tomam o pulso.

        P. — E' o bat'er do coragao que se sente jiestas arterias.
   Nas pessoas adultas contam-se 70 a 80 pancadas por minuto.

  .-^   A. — 0 meu bateu 87.
 4, Ic-i ^>.' — ^as "'^"cas o seu bater e mais rapido. E quando
 * Semi's?1'febre e mais rapido ainda.

.^     '   ',t_ '               .        x
<^ •   Vamos imagmar que seguim.os . uma g&ta de sangue, para

   melhor entendermos o seu itinerario, o seu caminho.
        A. — Segue sempre o niesmo caminho?
        P. — Senipre. Entrou a gota aqui (mostrando) na auri-"

   cula esquerda. A auricula contl'ae-se e o sangue passa para a
   aorta que e a maior arteria cp.ie o organismo possue. A aorta se
   Tamifica e distribue o, sangue por todas as partes do corpo..

        A. — E depois?
       P. — Depots de ter revivescido as cellulas, o sa'ngue volta

   na sua longa viagem atraves das veias.
        A.—Vae pelas arterias e volta pelas veias.
        P.—Agora esta o sangue ennegrecido. Nao vae directa-

   mente aos pulmoes.
        A.—Porque?
       P.—Poi-qzie vplta de novo ao cora'cao, a auricula direita

   por meio das duas veias cavas. Quando a auricula esta cheia,
   con'trae-se e inrpelle o sangue ao ventriculo direito. Este por
   sua vez contrae-se e .manda o sangue ao's pulmoes pela arteria
   piiilmonar. Nos pulmoes o sangue purifica-se e sae outra vez
   para en.trar de novo no corac-ao pela .auricula esqu&rda.

        A. — Por onde 'comegamos a observal-o, nao e?
        P. — Justam'ente. Agora voces podem entender porque e

   quo dizeinos — circ-ulagao •do sangue.

s^fe^^^



                 PEDOLOGIA

            EVOLU^AO PSYCHICA DA CRIAN^A

                                  (HENRI BOUQUET — Trad.)

                         (Continuacdo)

                              III

          0 DESENVOLVIMENTO DOS SENTIDOS

      Acabamos de ver as primelras reacgoes automaticas, mui-
 tas vezes mal definidas, as quaes, entretanto, obedece o recem-
 nascido. Pouco a pouco, pelo desenvolvimento dos sentidos, es-
 sas reacgoes se determinam, se limitam e tornam-se cada vez
 mais semelhantes as que sente o homem em sen pleno desen-
 volvimento. Sao ellas verdadeiros symptomas das relagoes que
 o homem tern corn o mundo exterior, do modo pelo qual este age
 sobre o individuo que, por sua vez, se inteira do que o cerca e
 reage sobre seu meio.

      Veremos mellior. neste esludo o que ja expuzernos. a saber,
 como o hoinem. ao nascer, apparece fraquissimo corn relagao
 ao meio ambiente.

      Nas primeiras horas de sua existencia, elle tern orgams
 sensasoriaes, mas nenhum delles apresenta sentidos, propria-
 mente falando.

                         1 — A VISTA

      0 recem-nascido e cego ou pouco falta para sel-o. Levado
 deante duma janella ou perto duma luz artificial viva, nao da
 signal de que recebe a acgao luminosa sinao no fim dalgumas
 horas.

      Este signal e ainda u.m reflexo, signal defensive, que faz
  fechar as palpehras para velar os olhos. Ainda e de notar que

[ este movimento so se effectua si a crianga tern os olhos abertos,
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e em geral ella nao os abre sinao algumas horas apos o nasci-
mento, embora este tempo seja muito variavel e alguns recem-
nascidos ja tenham os olhos abertos desde os primeiros mi-
nutos. A photophobia congenital faz corn que a crianga so rara-
mente abra os olhos em plena luz do dia. Prefere a luz attenu-
ada do crepusculo ou a do quarto fracamente illuminado pela'
luz'artificial, collocada ao longe. Essa photophobia, em geral
cessa no fim da segunda semana, e so entao os olhos supportam
o que Ihes era soffrimento e comegam deveras a receber as im-
pressoes luminosas.

     Sao, naturalmente, impressoes muito vagas — uma sim-
ples nogao do claro e do escuro, nogao que se sustentaria exis-
tir no periodo photophobico, pois seria ella a causa do reflexo-
defensivo das palpebras, de que falamos.

     0 principal caracteristico da vista do receim-nascido e,
nesse periodo, o vago do olhar e a falta de coordenagao dos
olhos.

     Os olhos do homem funccionam por assim dizer sympathi-
camente, sendo os movimentos sempre coordenados. No recem-
nascido pelo contrario, durante quatro ou cinco dias, os
olhos funccionam independentes um do outro, como notou Pre-
yer; movem-se ate num sentido opposto mesmo em relagao a ca-
bega. Resulta no olhar da criancinha, haver uma falta de regu-
laridade absoluta, a que ainda accresce o estrabismo conver-
gente ao qual e tao sujeita.

     Este estrabismo, que persiste as vezes durante muito tempo,
e devido a tendencia frequente da crianga a olhar objectos muito
proximos dos quaes nao avalia a distancia. Talvez seja causa
disso, como affinnam alguns entendidos, ser o recem-nascido
desagradavelmente i.rnpressionado corn a luz e procure escon-
der os olhos na parte mais abrigada de suas palpebras.

   • Assim que desapparece a falta de coordenagao, o que cos-
tunia succeder no fim da primeira semana, o olhar da crianga
se toma mais regular, porem ella ainda nao olha, no sentido
proprio do termo. Sen olhar nao e perfeito, sinao no decimo
dia e so mais tarde se fixara durante um tempo curto num
ponto brilhante, numa luz ou na janella pela qual entra o dia.
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       Sendo fraco o desenvolvimento da vista nessa epoca o

   recern-nascido dinge o olhar para os objectos mais luminosos,

   porque no meio uniforme esse ponto sera o unico capaz de at-
   trair-Ihe a attengao. Daqui por deante a vista se accentlia por
   graus, dos quaes e impossivel determinar uma evolucao mar-
  cando datas, tanto mais que, em relagao aos orgams dos ,sen-
  hdos assim como em relagao ao organismo todo, ha differencas
  muito grandes entre duas criangas observadas. Em todas \

  percepgao uminosa torna-se cada vez mais exacta e definida
  •as impressoes violentas nao serao mais as unicas a serein ne?
  cebi as; a attengao da crianga se dirigira cada vez nSaTs^

  os objectos que sob um titulo qualquer a interessarao em rela-
  gao aos objectos accessiveis ao seu olhar. 0 estudo da vista na
  cnanga, a datar deste momento e uma evolucao regular pro-
  gressiva, obra de paciencia mais que de subttleza, para quern
  quizer seguil-a diariamente.
  fonte^ mforma96es visuaes tornam-se par£l a crian^a' ""a
  ionte de conhecimentos progressives que Ihe fazem apreciar

  ora a existencia da luz, depois a dos objectos, das pessoas, em-
  tim as outras relagoes, de contacto, por exempio, que pode ter
 corn esses objectos.                          s-    i   f

      E' notavel a nogao da dislancia; e a que leva mais tempo

 para uma cnanga adquirir.
      Basta considerar a criancinha esforgando-se para pegar

 um objecto: nota-se^lhe a incerteza espantosa de conhecimen-
 tos a este respeito. Mais de vinte vezes sua maozinha passara
 deante ou ao lado do objecto, sem corrigir o gesto defeituoso

 e isso acontece nao so nos primeiros mezes como durante muito
 e muito tempo. Urna outra nogao segue a lentidao e evolucao

    ?'' ~~^& da esyessursi dos obJectos, qu.e se pode considerar
 unida a idea da distancia que existe entre os dois pontos ex-
 tremos do objecto. E' por essa razao que a crianga de. mezes
 se obstmara em querer pegar desenhos que nao tern relevo al-
gum, irntando-se bastante por nao o conseguir.

     E' mais difficil saber quaes as primeiras cores que a cri-
anga conhece Sabemos apenas, apos pacientes pesquizas dal-
guns observadores. que a -vermelha e a amarella sao as pri-
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meiras nomeadas, quando manifestam pela linguagem as suas   jl ''
impressoes. E' provavel qiif sejam as primeiras pereebidas,   }

porque dao as mais intensas impressoes luminosas, e as percep-   '
goes coloridas da crianga seguern uma escala descendente de
tintas seguindo a regra que enunciamos acima para as impres-
soes luminosas.

     Sao, todavia, as primeiras cores que parecem, ao serem
apresentadas a crianga, causar-lhe viva c agradavel impressao,    ;
impressao ip.ie ella traduz, conforme a edade, por cerlos gritos e
deterininados gestos.

                                               (Continua.)



         LICOES DE COISAS

                         A AOUA

     Professora. — Qual de voces ja viu a agua sub um as-
pecto differente desse em que a vemos todos os dias?

     Alumna. — Eu ja vi a agua hem gelada; jci a vi em es-
tado de vapor etc.

     P. — Muilo hem. Quando a agua esta hem gelada, co'mo
gelo, qua I e a consislencia que lem?

     A.—A (ium curpo duro.
     A.—Pode-se pegal-a e partil-a aos pedagos.
     P. — Como se chamara a esse corpo?
     A. — Corpo soiido.
     P. — Quando e que a agua se apresenia gazosa?
     A. — Quando ferve.
     A. — Quando se transforma em nuvens.
    P. — Perieitamenle. E a agua em estado liquido onde f.

encontrada?
     A.—Nos oceanos, nos mares.
     A. — Nos lagos, nos rios.
     A. — Nos tanques, nas fontes.
    /(.—Nos pogos e quando chove tainbern, podemos tel-a.
    P. — A agua dos oceanos. dos mares, serve-nos para sa-

ciar a sede?
     A.—Nao, senhora, porque e salgada.
     A.—Ha riheiroes, cuja agua tambem nao se pode beber.
     P. — Sahem como se chamarn as aguas que podemos

beber?
     A.—C!}

    P.—Aguas potaveis. . . Vamos ver as qualidades dessas
aguas. (Toma um copo e coin as alumnas ohserva as qualida-
des.)

     Alice, voce ve este lapis atraz do copo corn agua?
     A. — Vejo, sim, senhora.
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      P- — Como se chamam os corpos atraves dos quaes se
 yeem outros objectos?

     -4.—Corpos transparentes. A agua potavel e transparente.
     P. — Amelia, beba um pouco desta agua e diga-me que

 gosto tern?
      A. — Nao tern gosto nenhum.
      P- — Qual e a palavra que determina essa qualidade?
     A.-(?)

     P-—Insipida. . . Antonia, que cor a agua apresenta?
      A. — E" branca.
     P- — 0 papel e branco, esta parede e branca, o seu ves-

 tido e branco; sao da mesma cor que a agua?
      A. — Nao, senhora. Mas, entao, eu nao sei de que cor e

 a agua.
      A.—Eu sei. Nao tern cor; e incolo-r.
     P.—Muito bem. Para que serve a agua potavel?
     A. — Para bebermos.
     A. — Para cozinharmos os nossos alimentos.
     A. — Para lavarmos as roupas.
     •P. — E neste caso dissolver bem o sabao.

     A agua que existe na natureza e sempre boa, pura?
     A.—Nao, serihora, quasi sempre e precise filtral-a, ou

iervel-a, para depots usarmos della sem receio.
     P.—Conhecem ainda outras especies de agua?
     A. — Eu conhego as aguas medicinaes.
     A.—E ha muitas aguas medicinaes aqui no Brasil?
     P. — Ha um numero bastante consideravel, e excellen-

tes, usadas em tratamento de muitas e variadas molestias.
     A.—As aguas de Pogos de Caldas sao medicinaes?

     P. — Sao, e tambem thermaes.
     A. — Porque?
     P-—Sao in,ais quentes que a temperatura normal.
     Conhecerao voces uma grande utilidade da agua comple-

tamente gelada, ou do gelo?
     A. — Eu ja vi um grande deposito de carnes congeladae,

em Barretos. 0 gelo serve para conservar as cames por

inuito tempo.
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    P.—E quern sabe me dizer para que serve o vapor
d'agua?

     A.—E' empregado nas machinas, nas eslradas de ferro,

nos navios.
     P. — E" hastante por lioje.

                      0 PARA-RAIOS
     Professor. — Voces estao vendo aquella haste de metal,

que daqui se enxerga, la no alto da igreja?
     A^umnos. — Estamos, sim, senhor.
     P. — Sabem como se chama aquillo?
     A. — Chama-se para-raios.
     P. — Perfeitamente. Para-raios e uma palavra simples ou

composta, Noe?
     A.—E' um substantivo composto do verbo — para e do

substantive — raios.
     P. — Muito bem. Quern sabe o que e um raio? Sera mesmo

uma machadinha ou uma pedra que cae sobre a terra afun-
dando-se a sete metros, cheii-ando a enxofre, uma especie de
diabo ou sacy, como dizem os ignoi-antes e supersticiosos?

     A. — Nao, senhor.
     P. — Muita attengao. Voces ja sabem que ha duas espe-

cies de electricidades. Quaes sao?
     A. — Positiva e negativa.
     P. — Sabem tambem que os corpos animados da mesma

electricidade se . . .
     A. — Repellem.
     P. — E os animados de electricidades contrarkas se . . .

     A. — Attraem.
     P.— Que acontece, Luiz, quando dois fios eleetricos se

chocam?                 «
     A.—Ouve-se um' estalo e ve-se logo um fogo.
     P. — E porque se da isso, Joao?
     A.—Porque os fios estao animados de electricidades con-

Irarias.
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      P-—Muilo Ijem. Voce prestou atlengao as rninhas explica-
 coes. Pois bem: assim como os fios, que nos transmittern a forga
 e a luz,.as nuvens tambem estao carregadas de electricidades
 differentes. De modo que quando duas nuvens carregadas de ele-
 tricidades conlrarias se tocam, que acontecera, Jose?

      A. — Ouve-se urn forte ruido e ve-se um, clarao muito
 grande.

      P- — Como se chama o lal ruido Je quf Jose talon,
 Fed ro ?

      A.—Chama-se Irovao.
      P. — E o clarao, Paulo, que sera elle?
      A. — E' o relampago.
      P' — E qual sera o phenomeno que produz o trovao e o re-

 lampago, Ivo,
      A. — E" o raio.
      P. — Muito bem. Entao, como voces viram, o raio nao e

nem machadinha, nern pedra, nein sacy; e urna faisca que sae
do encontro de duas nuvens animadas de electricidade negativa
 e positiva.

      0 raio produz um grande clarao que e o .. .
      A. — Relarnpago.
     P. — E tambem um estampido muito forte que e o . . .
      A. — Trovao.
     P. — Si urna faisca eiectrica, ou o raio, cair sobre a terra

que fara ella, Bento?
      A. — Produzira grandes estragos, matando gente, animaes,

derrubando casas, arvores etc.
     P. — E nao haveria um meio de evitar esses males, Victor?
      A. — 0 para-raios e o unico apparelho que nao deixa o

raio produzir estragos.
     P. — Muito bem. E' por isso que se collocam os para-raios

nos cimos dos edificios, das igrejas etc. E' um apparelho, como
voces veem, muito util e foi inventado por um norte-americano
chamado Benjamin Franklin. Olhe bem para o apparelho que
esta la no alto da igreja da Gloria, Julio, e diga-me de que
consta elle?

     A. — Duma haste de .melal corn urna ponta donde sae
um fio que desce ate ao chao.
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     P. — Sim. A haste e de ferro e mede 8 a 10 metres.
     A. — Porque a ponta do para-raios brilha tanto, professor?
     P. — Porque e feita de metal dourado ou de platina, que

e um metal rnuito caro. 0 fio que sae da ponta do para-raios,
P de cobre por ser esle metal um bom conductor da electrici-
dade.

     A.—Ate onde vae o fio, professor?
     P. — Vae ate ao fundo durn pogo cavado no solo e que esta

cheio de carvao de coke. Quando o raio se desprende das nu-
vens, vae cair na ponta do para-raios, por ser o ponto mais
alto que elle enconira e princjpalinente por ser a ponta do
apparelho niuilo aguda e feita de metal que se nao oxyda e
•muito bom coiiduclor da electricidade.

     Estando, como voces ja viram, o para-raios llgado a terra
pelo fio de cobre- e o raio caindo nelle, a electricidade loda vae
para o seio da terra unde se dispersa, sern produzir mal. algurn
ao edificio e immediagoes onde elle cae.

     A. — Entao, aqui no grupo elle nao cae, professor?
     P. — E' um pouco perigoso, pois o para-raios protege urna

zona circular que tern de raio o dobro da sua altura. Ora,
aquelle para-raios da igreja tern 10 metros, mais ou menos, °de
mudo que elle protege uma area circular que rnede de raio. . .

     A. — 20 metres.
     P.—E o grupo esta longe da igreja; a rnais de 100 me-

tros; logo elle nao esta protegido por aquelle para-raios.
Estao corn medo? Nada temam, pois eu vou mandar collocar
uni apparelho aqui no grupo, querem?

     A.—Querernos, sim, senhor.
     P.—Entao, estudem muito e comportem-se hem, sim?

                         0 PAPEL

     Professor. — Nao ponha a ponta do seu caderno na bocca,
Armando.

     Alumno. — 0 papel e uma coisa suja, nao e?
     A. — E' feilo de trapos.
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      P- — Nao se pode dizer que o papel seja sujo, mas nao e
 bom o habito de por na bocca tudo o que se encontra. Alern
 disso, voce estraga o caderno, que deve ser bem conservado.

      A. — Marnae sempre diz que so o que se come deve ir a
 bocca.

     P- — Sern duvida . . . mas vamos adeante. Alvai-6 disse
 que o papel e feito de trapos. Vejamos como e feito esse papel
 que usamos tanto, todos os dias. Faz-se de trapos, de preferen-
cia de linho ou de algodao e de substancias vegetaes.

     A. — Que substancias vegetaes?
     P.—Algodao, bambu, casca de arnoreira, pinho e outras

 madeiras brancas, palha, filaga de linho e de canhamo etc.;
 emfim, todas as suhstancias capazes de serem reduzidas a fi-
 bras muito finas, podem servir para a fabricacao do papel. Tam-
bem se aproveitarn papeis velhos no seu fabrico.

     A. — E os trapos de seda e la nao servem?
     P. — Cardados e misturados em pequena quantidade corn

fibras vegetaes, servem.

     A. — Pode-se, entao, dizer que o papel e feito de materias

vegetaes.
     P. — Esse que usarnos e.
     A.—E-ha outra especie?
     P. — Vejamos a historia do papel. Os egypcios inventa-

rarn a escrita.
     Nas ^ margens do seu rio, o Nilo, cresce ern abundancia

urna planta muito parecida corn a canna;—e o papyro. Cor-
tando-se-lhe a haste e arrancando-lhe a pelle exterior, verde
e dura, vamos encontrar no sen interior uma casca branca
constituida de camadas aobrepostas, que facilmente se podem
separar. Depois de seccas e comprimidas, parecem um tecido.

     A.—Era nisso que'escreviam, e corn o que?
     P. — Corn um pincel ou corn uma canna aparada em for-

ma de penna.
     A. — E como se chamava esse papel?
     P- — Deram-lhe o nome da planta donde era extraido,

isto e, papyro.
     A. — Parece urn pouco corn a palavra papel.
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     P. — Essa e a origem da palavra papel.
     A. — E porque nao usamos ainda esse papyro. como pa-

pel?
     P. — Tern a inconveniencia de ser fraco, facil de se

rasgar, pode-se dizer mesrno, facil de se quebrar.
     A. — Depois e que inventaram o nosso papel?

     P. — Ainda nao. 0 papyro foi substituido nalguns paizes
pela pelle de animaes novos, principalmente de carneiros e ca-
bras. Era reduzida a folhas muito delgadas, alizadas e poli-
das. A este papel deram o norne de pergaminho.

     A. — E usa-se ainda o pergaminho?
     P. — Sim. Ate hoje e empregado em diplomas e docu-

mentos destinados a durar bastante.
     A. — Esse papel, o pergarninho, e entao feito de suh-

stancia animal.
     A. — E quern foi que inventou o papel de hoje?

     P. — Os chinezes e japonezes foram os primeiros a fa
hrical-o corn fibras de bambus e cascas de amoreiras. A Eu-
ropa imitou-os, fazendo porem o papel de algodao.

     Mas, devido ao alto prego do algodao na Europa, irna-
ginaram empregar fibras usadas, isto e, tecidos v'elhos, tra-

pos etc.
     A. — Esse papel deve ser sujo.
     P.—Nao. Os trapos sao bem lavados em agua quente,

cal e soda e ainda postos a clarerar num sal charnado hypocnio-
reto de soda. Depois sao triturados corn um malho rnecanico
que os reduz a urna rnassa pastosa. Essa massa e posta a sec-
car em peneiras e em seguida introduzida entre cylindros
aquecidos, para acabar de seccar e ficar bem achatada. Dahi
sae em tiras compridas, que depois sao cortadas em folhas de
diversas dimensoes.

     A. — Esta prompto para escrever?
     P. — Si experimentassemos escrever neste papel, verifica-

riamos que a tinta se espalharia.
     A. — E' como o mata-borrao.
     P. — Para que se possa escrever no papel e precise que,

elle receba uma especie de colla, feila de gelatina e pedra-hume,
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 para unir as fibras, tapar os intervallos, de modo que a tinta
 nao se infiltre nos poros do papel. Isto no papel que usamos
 para escrever; o outro dispensa a colla.

  c   A. — Qual e o outro?
      P. — Entao, usarnos o papel so para escrever?
      A. — Para ernbrulhos.
      A. — Para saccos de papel.
      A. — Para desenhar.
      A. — Para impressao de livros e folhetos.
      A. — Para jornaes e revistas.
      A. — Cartas geographicas.
      A.—Tambem ha papel para forrar paredes.
      A. — E o dinheiro-papel.
     P.—Sim: papel especialmente preparado.
     Agora, aprendamos o seguinte:
     Cinco folhas de papel formam urn caderno.
     Mao dp papel sao vinte e cinco folhas.
     A. — Ou cinco cadernos.
     P. — Vinte maos fazern uma resma.
     A.—lima resma tern, portanto, quiiihenlas folhas.
     A. — E o papelao nao e papel?
     P.—Sim: urn papel rnuito rnais forte, tarnbem mais gros-

seiro; um papel de segunda qualidade. E' fabricado em machi-
nas muito parecidas corn as que fabricam o outro papel. Quasi
sempre e o papelao feito de papeis velhos que se amassam e mol-
dam em fortes prensas,

                         A CHUVA

     Professor a. — Porque estao falando?
     Alumna. —Maria esta me dizendo que no ceo nao acabam

mais de lavar o soalho, por isso nao para de chover. Isso e ver-
dade?

     P. — Nao, nao e verdade.
     A. — Mas, entao, porque chove?
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     A. — Como foi parar tanta agua la em cima e vein assim
caindo desde hontem, sem cessar?

     P. — Voce ja sabe que a agua pode se transformar em
vapor?

     A. — Sei, sim, senhora.
     P. — 0 vapor d'agua e mais leve que o ar e por essa ra-

zao sobe, sobe para o ceo.
     A. — Como a fumaga?
     P. — Justamente. E muito vapor vae assim se ajuntando

ate formar as nuvens.

     A. —Todas as nuvens que vemos no ceo, sao vapores d'a-
gua?

     P. — Sao, sim.
     A. — Ate as hrancas como algodao?
     A. — E as coloridas tambem?
     P. — Sim, todas as nuvens nao passam de vapores d'a-

gua . . . Vislo estabelecerem jci uma differenga entre ellas,
vou-lhes contar que geralmenie se classificarn as nuvens em
quatro especies.

     A.—As brancas, parecidas corn rnontoes de algodao.'tem
nome?

     P. — Chamam-se cumulos.
     A. — E as coloridas, tao bonitas?
     P. — Quasi sempre se formam ao por do sol, em listas ho-

rizontaes. Sao chamadas estratos.
     Cirros sao brancas, pequeninas, piarecendo riscos. rnuito

no alto.
     A. — E essas que dizern ameacar, trazer chuva?
     P. — Geralmente cinzentas, quasi pretas as vezes, cha-

mam-se nimbos.
     A. — Mas, como as nuvens se transformam em chuva?
     P.—Voce ainda nao observou pela manha, nos dias trios,

as vidragas do sen quarto de dormir?

     A. — Ellas estao como que opacas.
     A.—Em casa, urna vez, pareciam cobertas de gotinhas

d'agua.
     P. — Donde teriam vindo essas gotinhas?
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      A. — DOS vapores, nao?
      P.—Hoje, quando chegarem ern suas casas, pecam li-

 cenga a marnae e vao a cozinha.
      Colloquem um prato ern cima de qualquer cacarola a fer-

 .ver. Verao em breve accumular-se o vapor e si tiverem pacien-
 cia, hao de apreciar as gotas de chuva cairern do prato.

      A.—Que interessante!
      P- — Pois isso mesrno se da no ceo.
      A.—Mas la no alto nao ha nenhum prato?!
      P. — Corn effeito, mas ha camadas de ar.
      Os vapores se accurnulam e dahi cae a chuva.
      A. — Que e tao bonita!
     P. — Mas que, as vezes, faz grandes estragos.
      A. — A chuva e util e necessaria.
     P. — Em oerta quantidade e indispensavel as plantagoes,

 mas em demasia e tao prejudicial quanto a sua escassez.
      A- — Eu so gosto das chuvas brandas, corno a de hoje.
     P. — Ha chuvas barulhentas?
      A.—Ha: sao as que -vem corn trovoes, relampagos, raios,

ventos.
     P. — E corno explicaria voce, Maria, estes phenomenos?

si voce disse que a chuva vinha porque lavavam o soalho no ceo9
     A.-{?)
     A.—Bern, vou explicar.
     Os trovoes sao ruidos que sjs produzem ao se encontrarem

nuvens carregadas de .electricidade.
     Relampago e a luz deslumbrante que resulta do choque

de electricidades contrarias.
     Raio e a descarga electrica, perigosa, que se dirige para a

terra.
     A- — E' disso que eu mais tenho medo.
     P.—Bern; hoje, nao se ouve barulho nenhum e estes phe-

nomenos estudaremos um outro dia.
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     Alumno. — 0 senhor da licenga de fechar a janella? 0
vento esta muito forte. Esta muito implicante.

     Professor. — Entao, voce nao gosta do vento?
     A.—Nao, senhor. Elle nao faz nada de bom.
     P.-—Nem diga isso! Voce ve o vento? •
     A.—Nao'podemos vel-o.
     P-—Sentimos os seus effeitos, mas o vento nao e visi-

vel. . . Ouvimos o vento?                               .
     A. — Sim. Elle faz barulho.
     P-—Produz ruido, assobia mesmo, quando passa pelos

bambuaes e cannaviaes. E voce esta sentindo o .vento?     . •
     A. — Sim, eu o senti, entrando aqui pela janella.
     P- — Sentimol-o mover os objectos, soprar, refrescar-nos.
     Quern nao-aprecia um bom ventmho, especialmente quando

o calor e demasiado! Vejamos, Antonio, o que mais faz o vento
de bom?

     A. — Eu gosto de enapinar meu papagaio, quando o vento

sopra.
     P. — E que mais, Alberto?
     A. — Na chacara nos temos um moinho de vento, que toca

a agua do pogo.
     P.— Que outra coisa util, o vento 'produz, Alvaro?
     A. — Os navios a vela sao levados pelo vento,
     A.—Ajuda a enxugar a roupa.
     A. — Enxuga tambem a lama Aas raas, depots duma chuva.
     P- — 0 vento, que e o ar em movimento,, estabelece o equi-

librio da temperatura, purifica o ar, impelle as nuvens que'nos
dao a chuva. 0 qne talvez voces nao saibam e qiie o vento e um
bom agricultpr.

     A. — Entao, elle planta, semeia?
     P- — Semeia, sim. Encontramos, as vezes, bem longe,

plantas que nao sabemos como vieram parar ali. Foi alguem
que trabalha e brinca sem que o vejamos, que as semeiou. HisEE^ y.
o vento semeia a semente, leva-a da planta-mae, deixa-a cair no
solo, cobre-a de p6 e folhas velhas.

1          \                                                     .                  .                                                              . '.           fl '^Wk'-'      •             '.   •     •   -              -                                  •                               •            ' • • • .     ^ .' _ ir^Ali.'I]'^"!
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       A.—Mas, as vezes o vento e bem desagradavel!
       A. — Sim, quando nos leva o chapeo, na rua.
       A. — Ou levanta o p6.
      ^.—A's vezes ate yira pelo avesso os guarda-chuvas'

       A. — Que raiva me da quando elle vira as folhas do meu
  Im-o on caderno!
 ^ A- ~ Ate ^v[los fortes de arvores eu ja vi o vento que-

  ^   P.—Ovento e uma forga, um poder, e como tal pode
 as vezes produzir males. E' o que acontece no mar, quando os
 ventos fortes causam grandes damnos aos navios. Caminhando
 pela rua nunca aconteceu o vento ]hes arrancar o chapeo da

 ^nao?'        ° redomoinhar "os ares, junto corn o p6 do

      A. — Ja, sim. 0 vento faz um corrupio.
      P. — Sabem como se chama esse vento?
      A- — Chama-se redemoinho.
     P.—Tufao ou furacdo. . . E quando e brando, suave?

      A- — Chama-se bnsa .. .
     P'—Aragem, viracdo. A's vezes o vento faz bater as ja-

 ?orTie ^a?   da casa' as vezes as jane11as do lado opposto-

     A- — Porque elle muda de direcgao.
     P. — Conforme a direcgao donde elle vem, pode ser: vente

norte, nordeste, este. sueste, sul, sudoeste, oeste, noroeste
     A. — Entao, vento norte quer dizer que elle vem do norte-?
     P.—Justamente. 0 vento norte nos traz calor

chuva noroest& e desa§radavel e ^asl semPre e signal de

     0 vento sul e frio, humido. Ha um instrumento chamado

catavento, que nos mostra em que direcgao o vento sopra
^ t~   casa do "osso vizinho tem um catavento. Em
cima ha uma seta apohtando a direcgao do vento.

.^J^&^fBSk. -
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     Alwnno. — E' verdade que o viaducto, -no extreme
da rua Barao de Itapetminga, chama^se "Viaducto do Cha?"

     Professor. — Sim. Esse e o seu •nome popular.
     A. — Porque e que tern esse nome?
     P.—Porque antigamente existiu uma vasta plantagao de

<ha, em S. Paulo, que abrangia o terreno sobre o qual assenta o
viaducto.

     A. —- No logar onde hoje se acha o Parque Anhangabahu
tambem havia cha?

     P. — Sim, devia de haver.
     A: — Pena e que tivessem tirado dalli a plantagao de cha.

Eu gostaria bem de ver como e erne o cha cresce.
     P. — Em Murumby ha uma plantagao de cha. 0 cha e na-

tural da India, China e Japao.

     Em 1812 foi feita no Brasil a primeira experiencia para
o plantio do cha, que foi depois abandonado.

     A.—Nesse tempo ja?        . .
     P. — D. Joao, rei de Portugal, encarregou o capitao Joa-

quim Epiphanio de Vasconc&llos duma 'cultura de cha. Nume-
rosos chinezes foram mandados vir para cultivar e ensinar essa
cult Lira.

     A. — Onde, era a - plantagao ?
     P. — No actual Jardim Botanico do Rio de Janeiro, entao

chamado "PIorto Real."
     A. — 0 senhor disse que.o cha e natural da India. Onde e' ^

a India?
     P. — (Mostrando.) Aqui, na Asia.
     A. — 0 cha deve fazer uma longa viagem de milhares de

kilometros ate chegar ao nosso bule!

     P. — Algum cha cresce era pequenos campos, nas encos-
tas das montanhas da China (mostrando) mas a maior parte
do cha consumido pelo mundo todo cresce nos chamados "Jar-
dins de cha," da India.

     A. —- Cresce em arvores?
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      P. — Em estado selvagem pode attingir a altura de 7 a 8
  metres, mas, para facilitar a colheita das folhas nas arvores
  cultivadas, faz-se parar o crescimento destas quando cheeam a
 altura de 2 metres.

      A.—E' das folhas'que se faz o cha, nao e?
      P. — Sim. As folhas duma cor verde-escura, tern a forma

 oval e sao finamente dentadas.
      A. — Nao parece.
      A-—E? porque nos-vemos as folhas enroladas.
      P.—Na primavera e no oulomno colhem-se as folhas ten-

 ras. Milhares de homens, mulheres e criangas gastam a vida'
 inteira apanhando cha. A colheita e muito cuidadosa.

      A. — Porque?
      P. — Pois as folhas sao colhidas uma a uma.
      A. — Quanto tempo nao deve levar!
      P.—Bas^ante, mas quern esta pratico chega a apanhar

 10 a 15 kilos por dia.
      A. — 0 cha verde cresce em arvore differente, nao?

     P- — 0 cha preto e o verde sao do mesmo arbusto. 0 cha
 verde prepara-se, de ordinario, corn folhas muito novas e pouco
 aquecidas. A producgao do cha preto e tres vezes maior que a
 do cha verde.

      A. — 0 cha depois de colhido esta prompto?
     P. — Falta muito. As folhas do cha tern um gosto adstrin-

 gente e azedo.
     Para modificar esse gosto, desenvolver um perfume agra-

 davel e conservar as folhas, fazem-n-as passar por diversas ope-
 racoes. Em primeiro logar separam-se as folhas conforme o ta-
manho e a edade.

     A.—As mais novas para o cha vcrde, nao e mesmo?
     P. — Sim. Separadas a.s foUias, sao poslas em grandes ta-

boleiros que se collocam emcima de fornos onde ellas sao con-
stantemente remexidas.

     A. — Para que?
     P.—Para nao se queimarem. No fim dalguns rnmutos

ellas se encrespam.

. .i-*-afc?arfe"Sr,. . !
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     Tiram-se entao dos taboleiros e sao, as vezes, passadas por
gran'des rolos; as vezes enroladas a mao.

     Repete-se varias vezes a torrefacgao e o enrolamento, ten-
do-se o cuidado de aquecer um pouco menos em cada operagao.

     A.—Agora esta prompto! .
     P. — Quando as folhas estao bem enroladinhas e seccas,

considera-se o cha prompto para ser entregue ao commercio.
E' entao posto em latas, ou pacotes de papel estanhado, e encai-
xotado. Navios trazem-n-o ate nos, atraves dos oceanos...

     A. — Pacifico, Indico e Atlantico.
     P. — Chegando finalmente a nossa' cidade, as nossas ca-

sas e as nossas mesas.
     A.—Onde o saboreamos em infusao, nao e?
     P. — Justamente . . . Empregam-se as folhas do cha para

fazer a infusao, a qne se da tambem o nome de chd.
     E' bebida muito commum entre os chinezes e outros povos

orientaes. Tambem na Inglaterra, America do Nprte e Russia e
bebida habitual de milhoes de individuos.

     A.—No Brasil nao e tao commum.
     A. — Aqui bebemos mais cafe e mate . . .
     P. — Mas o uso do cha esta se introduzindo rapidamente.
     A. — Quando estiver tomando cha, lembrar-me-ei da via-

gem que elle ja fez.
     P. — Sim, ao ver fluctuando em suas chicaras as folhi-

nhas de cha, voces tomarao mais interesse, por Ihes conhecer a
historia.

                          0 VIDRO

     Professora. — Aqui esta uma bonequinha de vidro.
     Alumna. — E' loda inteirinha de vidro?
     P.—Reparem: vestido, meias, sapatos, ate'o chapeozinho,

tudo e de vidro.
     A. — Entao, a ligao de hoje e'sobre o vidro?
     P. — E'. Por essa razao trouxe-lhes esta 'curiosidade. Ve-

jamos agora o que voces conhecem feito de vidro.
     A.—Copos, tagas, vasos.
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     A. — Tinteiros, frascos para tinta, para remedio, para

extractos.
     A.—Manteigueiras, fructeiras, saladeiras, garrafas para

agua etc.
     A.—Bolinhas para brincar, objectos'de enfeite.
     A.—Vidracas e telhas.

     A. — Lampadas, lanternas, oculos, vidros de relogios.
     A. — Seringas para injecgoes, vasos graduados para me-

dir remedies, mamadeiras.
     A. — Barometros, thermometros, os vidros do microsco-

pio, do telescopio.
     A. — Ha vidro por toda parte, nao?
     P. — Sim, o vidro e muito usado.

     /(.—Mas, de que e feito p vidro?

     P. — De substancias muito nossas conhecidas e aqui estao
as principaes: areia e potassa.   (Fazer as alumnae- exLinii-
nar estas coisal; guardarao assim toda a impressao do que es-

tudaram.)
     A. — Basta so' isso para obter qualquer vidro?

     P.—Nao; conforme a especie de vidro, melhor ou mais
ordinario, accrescenta-se-lhe tambem algum novo ingrediente
 para augmentar-lhe a solidez, a belleza, a •cor.

     A. — E e so misturar tudo para obter o vidro?
     A. — 0 vidro e uma descoberta nova?

     P.—Voces vao ver: Um dia, alguns negociantes pheni-
 cios chegaram as margens do rio Belus. Tomaram a? marmita-!
 em que faziam as refeicoes e puzeram-n-as em cima de tijolos
 de nitro, que levavam em suas ^bagagens. Ora, tendo o fogo der-
 retido um pouco dos tijolos e misturando-se o liquido corn a
 areia, que viram os taes negociantes? Um liquido novo cor-

 rendo pelo solo.
     A. — Era o vidro?
     P. — Exactarnente.
      A. — Onde moravam esses negociantes?
     P.—Na Phenici'a (mostra) paiz muito conhecido na His-

 toria Antiga.

.-.rflSE,
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     A..—Oh! entao, o vidro era conhecido antes da desco-
berta do Brasil?

     P. — Antes da nossa era, quero dizer antes de contarmos
anno 1, anno 2, os sabios encontraram em tumulos antiquis-
simos, objectos feitos de vidro.

     Em Roma faziam tagas, vasos, urnas de toda especie e
dum trabalho muito delicado e perfeitamente acabado. Depots
de grandes guerras — Veneza, cidade italiana (mostra-a no
mappa) tornou-se centre da fabricagao do vidro durante mui-
tos annos.

     A. — E como se fabrica o vidro?
     P.—Para obter-se o vidro ha duas principaes operagoes:

 1.° a preparagao e a mistura das materias primas; 2.° a combi-
nagao chimica e a fusao dessas materias.           '

     A. — Materias primas! '"
     P. — Chamam-se as substancias que servem para o fabrico

dalguma coisa.         ,
     Para fabricar o vidro e precise determinar a quantidade

das materias primas e marcar o tempo, as horas de fusao.
     Depois, na fusao, a temperatura, o calor vae subindo ate

que chega a marcar 1200 a 1250 graus. Um calor horrivel!
     Quando tudo esta fervendo, sobe a superficie uma especie

de borra — o fel do vidro, que e retirado corn uma colher ou e
destruido jogando-se-lhe emcima carvao vegetal.

     A. — Trabalha-se corn esse liquido assim quente?
     P. — Nao, deixa-se-o arrefecer ate adquirir uma consis-

tencia viscosa.
     Ha varias especies de fornos para este trabalho, assim

como os processes para a fabricacao tambem variam muito:
dependem dos objectos de vidro que desejamos obter.

     Ha objectos oeos, massigos e em folhas abertas.
     Assim, os massigos sao o mais faceis, bastando os moldes

para obtel-os vantajosamente. As folhas abertas, como os obje-
ctos ocos, sao em geral oblidas por sopradores. Antigamente os
operarios exgotavam os pulmoes neste trabalho. Hoje ha ma-
chinas aperfeigoadas, fornecendo objectos eguaesinhos,, corn
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            a perfeigao exigida e necessaria no fabrico das garrafas, fras-     :|
            cos etc., etc.                                                          i

                 A. — E os vidros coloridos?
                 P- — Sao preparados corn materias que se accrescentam

            ao vidro em fusao. Geralmen^e sao misturas metallicas, quero
            dizer, compostos de ferro, que dao a cor verde; de cobalto, que
            dao a azul; de cobre, a vermelha etc.

                  A. — E' verdade que muitas pedras falsas sao de vidro?
                 P. — Isso nao e novidade. Demais, muita opalina nao e

            mais que o vidro aproveitado antes da completa vitrificagao
            da silica.

                  A. — Que e silica?
                 P. — E' o mesmo que areia.
                  A.—.Quanta coisa ficamos hoje sabendo!
                 P- — Pois bem, na proxima ligao de Linguagem escrita,

            quero ver uma composigao bem feita sobre o vidro.

                       0 PETROLEO

     Alumno. — E' verdade que gazolina e a mesma coisa que
kerozene?

     Professor. — A mesma coisa, nao. A gazolina e um ether
de petroleo, e a parte do petroleo que se evapora, que desappa-
rece mais rapidamente.

     A.—E petroleo e kerozone?
     P. — Exactamente, nao.
     A. — Eu gostaria de deslindar isso.
     P. — A palavra petroleo significa pedra oleo. E' um pro-

ducto mineral muito relacionado corn o carvao, corn o betume,
pois e geralmente encohtrado na vizinhanga destes. Conhecido
desde a antiguidade, so foi na segunda metade do seculo XIX
aproveitado pela industria.

     Os primeiros exploradores dos Estados-Unidos, encon-
traram petroleo em differentes partes do paiz, ora minando do
solo, ora boiando nos rios.

     A. — Porque e que boiava?

^^-^ .-/".•^•^-Rc: ,-• ^••afe.
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     P. — Porque e mais leve que a agua . . . Mas, continue-
mos a historia do petroleo. Os indios, habitantes ,dessas regioes,
costumavam esfregal-o no corpo, dizendo que os fazia mais
ageis, mais espertos.

     A. — Eu nao sabia que servia para isso!
     P. — Logo comecaram os exploradores a fazer o mesmo

 uso do petroleo.
     Curioso era como o obtinham.
     A. — Como era?
      A.—A's vezes extendiam cobertores no solo onde o pe-

 troleo sahia e depois expremiam o petroleo dos cobertores; ou-
 tras vezes recolhiam-n-o da superficie dos rios.

      A. — Assim nao haviam de tirar muito.
     P. — A quantidade obtida era pequena, mas em cornpen-

 sacao o sen uso era limitado. Era usado nesse tempo so para
' fricgoes contra rheumatismo, e tornado como remedio.

     Cavando pocos, a procura •de sal, em 1806, encontraram
 petroleo misturado corn agua salgada.

      A. — Entao o petroleo sae de minas?
      P. — 0 petroleo esta contido em cavidades naturaes de

 variavel profundidade, no seio da terra.
      A. — 0 sal que estava misturado corn o petroleo nao

 prestava?
      P.— Causava isso grande transtorno, pois nao podiam

 aproveitar o sal e nao sabiam aproveitar o petroleo. So em 1848
 foi o petroleo destillado e delle se obteve um oleo utilizado na
 illuminacao.

      A.—Tern um defeito: e ser muito inflammavel.
      P. — Em 1858, Drake abriu o primeiro pogo de petroleo

 e viu de repente brotar do solo um jacto de liquido oleoso que,
 depois duma simples purificagao, ardia corn uma chamma
 brilhante.

      A.—E um cheirinho enjoativo, nao?
      P. — Sim. A construcgao deste primeiro pogo bastante

 custou, pois foi preciso fabricar desde os instrumentos para tal
 fim e isto corn dinheiro emprestado. Dez annos mais tarde ini-
 ciou-se a exploragao na Russia. Estava creada uma nova indus-
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 tria. Milhares de pogos se installaram, milhares de pessoas en-
 riqueceram em pouco tempo. Foram logo installadas fabricas
 apropriadas para a sua refinagao e mais tarde para a separagao
 de seus productos.

      0 seu transporte e feito em latas, barris, vagoes etc. Ha
 navios carregados exclusivamente de petroleo ou de seus pro-
 ductos. Canaes subterraneos levam-n-o directamlente dos pogos
 donde e extraido aos grandes tanques-depositos, e mesmo aos
 navios que os transportam alem-mar.

      Vejamos o que fazemos corn o petroleo, o que elle nos da.
      A. — Kerozene e gazolina, eu sei.
      P.—Mais de- duzentas coisas differentes sao produ-

 ctos do petroleo. E os chimicos e industriaes continuam traba-
 balhando, promettendo nos fornecer mais.

     Vejamos: kerozene para illuminagao; para combustao,
 pois ha fogoes a kerozene; para produccao de forca motriz. A
 medicina utiliza o petroleo como antispasmodico e vermifuge;
 tambem para limpeza do couro cabelludo. 0 petroleo ainda for-
 nece oleo para lubrificagao de machinas, gazolina.. .

     A. — Si nao nos fornecesse mais nada sinao gazolina
 ainda seria muito util o petroleo.

     A. — E' brinquedo quanta gazolina o mundo gasta depois
da invengao dos automoveis!

     A. — E nos aereoplanos!
     A. — Alguns navios usam gazolina em logar do carvao.
     P. — Ainda nos da: benzina, vaselina, parafina, sabao,

velas, graxa para sapatos e muitos outros productos uteis.
     0 facto de nao produzir fumaga. durante a sua combustao,

toma o petroleo precioso. Parece mesmo que desthronou o car-
vao, nao so devido as suas qualidades economicas, como a faci-
lidade de transporte e embarque etc. Rivaliza ainda corn a ele-
ctricidade tendo a seu favor o facto de nao precisar de fios
conductores. Alguem, com'razao, chamou-lhe "A chave da su-
premacia do XX .seculo."

   • A. — E onde e que ha petroleo?
     P. — As mais importantes minas de petroleo sao as dos

Estados-Unidos, Mexico, Caucaso, Persia etc. Quasi todos os
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paizes da America do Sul tern jazidas de petroleo ja explora-
das. 0 maior pogo foi encontrado em Cerro Azul, Mexico, em
1916. Teve uma producgao diaria inicial de 260.000 barris
(39.000 tineladas.) A sua columna liquida alcangava 182 me-
tros de altura.

     A. — E no Brasil ha petroleo?
     P.—0 Brasil tambem o tern; o que falta e exploral-o. E7

precise lembrar que esses paizes aos quaes o petroleo da hoje
fabulosa renda, despenderam para lel-o, perseverantes esfor-
gos e, quantias avultadissimas.

     A. — Entao e difficil encontral-o?
     P. — Bern difficil. Podemos conhecer a sua presenca

pelos indicios superficiaes, porem chegar ao logar onde esta, so
mesmo fazendo muitas e profundas sondagens.

     A. — Porque?
     P. — Porque o petroleo anda, emigra, ate encontrar solo

menos permeavel onde possa depositar-se.
     Em varies pontos do literal brasileiro tern sido descober-

tas jazidas petroliferas, especialmente nos Estados de Alagoas,
Sao Paulo, Parana, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. No
Estado de Sao Paulo, em Piramboia, Alambary e Porto Mar-
tins; no morro do Bofete, na Serra de Botucatu; em Tatuhy,
Rio Claro e Ityrapina.

     Em Sao Pedro de Piracicaba foi ultimamente encontrado
petroleo a uma profundidade de 480 metros.

     As analyses a que tern sido submettido o nosso petroleo, re-
velaram ser elle em -tudo identico aos melhores oleos conheci-

dos.
     Falta-nos perseveranga nas exploragoes, para que em

breve vejamos transformadas em realidade productiva o que
hoje nao passa de indicios.



^^W^^^'^^^^^T^^^^^^

60REVISTA ESCOLAR. V&\

                        0 ABACAXI

     Professor. — Joao, va dizer ao servente que me traga o
embrulho que deixei corn elle.

     Alumno. — Aqui esta.
     P. — Vamos abrir o pacote para estudarmos uma fructa

muito nossa conhecida.
     A.—Que bonito abacaxi!
     A.—0 senhor vae cortal-o?
     P-—Logo mais, e todos os alumnos attentos hao de'pro-

var um peda'cinho, apos a ligao.
     Que forma apresenta esta fructa?
     A. — Algumas sao arredondadas.
     A.—Outras sao ovaes.
     A. — Ja vi algumas parecehdo cylindros.
     A. — Esta tern mais geito duma pyramide de fios de ovos.
     P. — Pelo que vejo, voce e bem gulozinho!
     A. — Mas, nao tenho razao?
     P. — Tern, tern, meu amiguinho ... E da casca, que me

dizem?
     A. — E' grossa.
     A. — E' lustrosa.
     A. — Parece envernizada.
     A.—Varia de cor; as vezes e amarellada.
     A. — Esverdeada.
     A. — Avermelhada ou esbranquigada.
     P. — 0 que todos ignoram e o seguinte: o abacaxi e con-

siderado cemo uma reuniao de fructos.
     A.—Porque? si a gente ve uma so massa?
     P. — Soldaram-se ao crescer; a fructa tern o nome de baga

composta. Vejam, examinem a superficie escamosa, pois sao
as escamas, signaes das flores precedenles que dera'm as
fru'ctinhas a cuja reuniao se deve a fructa tao gostosa . . .

     E o que se faz corn o abacaxi?
     A.—Come-se fresco ou como conserva.
     A. — Para sorvetes e excellente.
     A. — 0 licor de abacaxi e delicioso.

 '^' f •Ll-?.'R"rf4, :^a^
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     A. — Melhor ainda e o vinho espumante que elle da.
     P. — Sabe fazel-o?
     A. — Si sei! E' facilimo. Moe-se bem a fructa e deixa-se-a

3 dias na agua; depois coa-se o liquido, ajunta-se assucar e
engarrafa-se amarrando bem a rolha, porque sinao salta e vae-
se embora o conteudo. No fim de 5 dias pode-se tomar a deli-
ciosa bebida.

     P. — 0 abacaxi, quando maduro, e considerado como
diuretico; emquanto verde pode ser applicado como caustico.

     Ainda contem um fermento semielhante a papaina..
Por este motive e de vantagem usal-o as refeigoes como fructa
saudavel e de effeito digestive.

     Que notam voces na parte superior do fructo?
     A.—Uma coroa de folhas.
     P. — E aqui em baixo.
     A.—Os filhotes do ab'acaxi.
     P. — Chamam-se rebe.ntos, e servem como boas mudas.
     A. — 0 abacaxi nao da sementes?
     P. — Poucas, muito poucas, mas ninguem as procura,

porque os rebentos sao numerosos, crescem e produzem logo.
     A. — E' facil a cultura do abacaxi?
     P. — Muito facil, porque o abacaxi nao gosta de muilo

adubo e nem precisa de muita agua; da-se bem nos terrenes-
arenosos. Tern' apenas dois inimigos — duas especies de co-
chinilhas; porem hasta borrifar a planta corn uma solugao de
kerozene ou corn um cozimento de folhas de tabaco, para des-
truir esses insectos gulosos do liquido do abacaxi.

     A. — Vale a pena plantal-o?
     P. — Cada 10.000 metres quadrados de terreno com-

porta 10.000 plantas que podem produzir 8.000 fructas. Cal-
culem pelo prego dessas fructas, quanto rende a cultura!

     E' pena que num solo tao rico e lao productivo como o
nosso, nao se explore essa rendosa cultura, quando nas ilhas
dos Agores cultivam ananazes (que pertence'm a mesma fami-
lia) em estufas.

     A. — Em estufas!
     P. — Sim. Em enormes estufas e corn um cuidado minu-

cioso, particular. Cada estufa contem 600 a 1.000 plantas.

.^a
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Os fructos, muito bem acondicionados, sao exportados para
quasi todos os paizes europeos.

     A. — E os daqui nao sao exportados?
     P. — Comecamos, sim, a mandal-os para o estrangeiro,

porem e pouca essa exportagao. E comtudo as nossas terras
produzem o melhor abacaxi do mundo, sendo dignos de men-
gao os de Pernambuco.

     A. — E os do Estado de S. Paulo serao inferiores?
    P. — Penso que nao. Pelo m'enos, sao bastante procura-

dos. Num quadro vi 'o seguinte:
     Exportacoes de abacaxis, em 1909:

         Rio  .........  82. 140.
         Pernambuco ......  71. 374.
         S. Paulo ....... 336. 007.

     E' bom ainda que voces saibam que ha abacaxis silves-
tres para a tinturaria; e ja se comega a utilizar a fibra da
planta para tecidos.

     A.—Tecidos das fibras do abacaxi!
     P. — Perfeitamente. Na ilha de Hainan cortam-se as fo-

lhas no segundo anno, raspam-se-as dos dots lados de modo que '
fique so um tecido amarellado, fjl,amentoso que se mergulha
na agua durante 6 horas e depois se poe a seccal-as ao sol.

     Methodos rudimentares, nao?
     Entretanto, o rendimento e remunerador, pois chegam a

exportar os taes lecidos de ananaz!
     A. — Pois eu, assim que crescer, me dedicarei a cullura

do abacaxi.
     P. — Sera para mini um motive de orgulho, ter indire-

ctamente contribuido para mais esse engrandecimento do nosso
Estado.

     A.— Como!
     P. — E' a agricultura um dos mais poderosos meios de

augmentar as finangas, a riqueza do Estado.
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               AS PELLES E AS PLUMAS

     Professora. — Tenho observado, hoje, que minhas alum-
nas estao sentindo frio.

     Alumna.—E' verdade. Que trio!
     Professora. — Mas voce nao deve sentir tanto frio, aga-

salhada corn essa boa pelle. Sabe que nao so voce como a ci-
vilizagao, muito deve as pelles?

     A. —- Como assim?
     P. — E' uma historia interessante. Querem ouvir?
     A.—Queremos! queremos!
     P. —Certo homem pensando que os habitantes das cida-

des gostariam, para se agasalharem, das pelles dos animaes sel-
vagens, imaginou corn isso ganhar dinheiro.

     A. — As pelles sao mesmo caras!
     P.—Os animaes de pelles mais quentes habitam os loga-

res mais frios.
     A. — A natureza Ihes fornece o agasalho.
     P- — Justamente . . . Esses logares muito frios eram dss-

povoados.
     Esse homem emprehendeu urna longa viagem a essas re-

gioes desoladas onde se poz a.cagar. Mas, depois de obter lin-
das e preciosas pelles nao as podia transportar aos 'mercados,.
aos centres de civilizagao.

     A. — E que fez elle?
     P. — Emquanto cagava, vieram outros homens e offerece-

ram-se para comprar e transportar-lhe a mercadoria. Estes ho-
mens comegaram a edificar, formar villas, cidades etc.

     Como veem, atraz do cacador, como por "encanto, surgiram
cidades, conslruiram-se estradas de ferro ;'poderosos navios sul-
cavarn aguas geladas que hornern algum ousara navegar . . .

     A. — E onde e que ha esses animaes que dao boas pelles?
     P. — Nas regioes glaciaes da America do Norte, no ex-

tremo norte da Europa na Siberia e Kamtschatka.
     A.—Sempre perto do Polo Norte, nao e?
     P. — E' isso mesmo.
     A. — E aqui os nossos animaes nao dao dessas pelles?
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      A.—Nao. A natureza aqui nao precisou fornecer agasa-
 Iho aos animaes.s nosso clirna e quente.

      Entretanto, aproveitam-se as pelles dos cachorros do mato,
 gambas, ongas, 'jaguatiricas, coelhos e lebres, para boas e
 debruns.

      A.— Essas nao custam tao caro, como as outras.
      P. — Sim, sao mais baratas . . . Esse boa que Ihe agasa-

 lha o rosto foi pelle dum animal dos da mesma especie que va-
 gavam em regioes desertas, longe dos centres da civilizagao.

      A.—Imaginem so!
      P. — Si os homens nao tivessem ido a procura de 'pelles,

 talvez ainda hoje essas paragens fossem despovoadas.
      A. — Entao, e mesmo por causa do commercio das pelles

 que esses logares sao civilizados.

     P. — A vida dessa pelle lembra uma historia de aventu-

 ras e as aventuras sao a fonte do commercio.
     0 cagador de pelles e urn grande explorador, um grande

aventureiro.
     A. — Mas, essas peiles dos logares frios nao sao eguaes

sao?
     P. — Raposas, lobos, castores, doninhas, phocas, armi-

nhos etc. fornecem pelles para agasalhos. Nos Andes ha um ani-
malzinho chamado chinchilla, parecido corn a doninha, cuja
pelle macia dum cinzento malhado de preto, se presta admira-
velmente a fabricacao de regalos e boas.

     Si as mulheres se satisfizessem apenas corn pelles de car-
neiros em vez de arminhos, haveria vasta regiao do globo onde
jamais. pisara pe humano, milhares de pessoas sem trabalho e
centenas de cidades nao figurariam nos mappas.

     A.—Neste caso o luxo fez algum beneficio?
     P-—Ainda que pareca estranho, nao deixa de ser ver-

dade que a moda tern desempenhado importante papel na ex-
ploragao e povoarnento do gloho.

     Lembrem-se da coragem, das difficuldades e perigos, por
causa dessas pelles.

     A-—Por isso que algumas dellas sao tao caras!
     P- — Quanto mais raro o animal, mais procurada e a sua
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pelle e mais cara custa. Comparando porem o prego que a fre-
gueza paga pela pelle depois de preparada, corn o trabalho do
cagador, este recebe muito pouco.         - "

     A.—E as plumas tamhem vem das regioes polares do
norte?

     P. — As plurnas sao tiradas do avestruz que e uma ave
que habita as regioes quentes, os desertos da Africa e da
Arabia.

     A. — E como e que se pode cagar o avestruz, si elle corre
tanto?

     P.—Criam-n-o em verdadeiras fazendas na Africa, sul
da Franca e na California.

     A. — Sao fazendas de criagao de avestruzes em vez de
criagao de gado?

     A. — E como e que tiram as pennas?
     A. — Matam o avestruz?
     P. — Nao. Em epocas certas do anno sao os avestruzes re-

colhidos a um cercado e ahi cortam-lhes de cada aza umas18 a
20 longas plumas, da cauda 8 ou 9, alem dalgumas mais

curtas.
     A.—Quanta pluma!
     A. — Para que?
     A. — Para enfeite de chapeos.
     A. — De vestidos.
     A. — Para fabricai leques.
     A.—Nao doe cortar as plumas?
     P.—0 avestruz nada soffre, pois o sen dono tern o cui-

dado de nao Ihe retirar pennas que Ihe fagam falta.
      A. — Para que o avestruz nao sinta frio, nao e?
     P. —- Nao e so pelo sentimento de caridade que os fazen-

 deiros tern esse cuidado corn oa avestruzes, mas e de seu intc-
 resse que as aves conservem perfeita saude.

     A. — E e so o avestruz que da plumas?
     P. — A nossa ema da pennas que substituem as do

 avestruz, mas nao sao tao bonitas e por isso mesmo sao mais
 baratas. E' uma das muitas industrias que grandes lucres pro-
porcionaria si' fosse convenientemente desenvolvida. As gargas
 dao as afamadas "aigrettes".
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     A. -—Ah! Coin essas e que dizem que os homens fazent
judiagao!

     P. — Sim, porque as pennas que dao as ""aigrettes" so ap-
parecem nas gargas-maes, e na epoca em que ellas estao •cri-
ando. Cada "aigrette'" custa nao so a vida da garga como a da
sua ninhada.

     A. — Que malvadez!
     P. — Felizmente as leis esforgam-se por protegel-as, pro-

hihindo a sua matanga, exportagao e importagao.
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QUESTOES GERAES

A INSTRUCT NAS FILIPINAS

0 QUE DIZ BLASCO IBANEZ
>T

     Em sua recente viagem de volta ao mundo, pode o grande
escritor hespanhol observar coisas e factos. perscnitar a vida.
e a alma dos povos asiaticos.

     A grande acuidade de espirito e o senso analysta de Blasco,
foram grandemente auxiliados por seus conhecimentos de His-
toria Universal e pela organizagao da viagem como so os nor-
te-americanos sahem fazer corn seus largos recursos pecuni-

arios.
     Embarcados no Franconia, navio provido de todo appa-

relhamento moderno, desde o bancario ate o telegrapho sem fio.
f as conferencias di arias 'por illustrados historiadores, scien-
 tistas e viajantes experimentados, a economia de tempo e o
 preparo conciso para cada visita -- tudo Ihes facilitava a pe-
 netragao dos remotos paizes.

     Longo seria enumerar, desde a visao daquella obra as-
 -iombrosa, que e o Canal de Panama, inaugurado em 1920, e
 ja exiguo para a ligagao dos dots mundos; as remmiscencias
 historicas da celebre nao de Acapuico, que traficava nos tem-
 pos' coloniaes entre as costas americanas do Pacifico e Mam-
 lha, nas longinquas Ilhas Filipinas (ou Philippinas, como es-
 crevem os etymologistas ferrenhos) atravessando o deserto
 oceanico, nos tempos heroicos dia navegagao a vela. E as mil
 peripecias e apreciagoes, desde a pirataria daquella era a
 actual pirataria das costas chinezas, o surto fantastico do Ja-
 pao em meio ao atrazo dos asiaticos.

      Nao nos podemos, entretanto, forrar a esse resumo, para
 abrir aos olhos do leitor esta revelagao sobre as Filipinas — sim-
 ples archipelago e protectorado yankee:
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        A limpeza de Manilha se reflecte em seus habitantes.
De todas as capitaes da Asia, incluindo as melhores colonias de
origem europea, e Manilha a cidade mais pulcra e elegante. As
mulheres, vestidas corn o traje nacional, surprendem por sua
graga e distincgao, os viajantes de gosto mais refinado.

     "Emquanto fazia minha conferencia na Escola Normal—
continua Ibanez — nao me admirou menos o formoso goipe de
vista que offerecia um publico de dois mil homens todos ves-
 tidos de branco e gravata preta. 0 calor obriga-os a esse tra-
je, que mudam varias vezes ao dia, de modo a nao se Ihes sur-
prender a menor macula nas vestes.

     "De tudo que me mostram em Manilha o mais extraor-
dinario sao as escolas. Eu tenho viajado a maior parte dos Es-
lados-Unidos e conhego o enorme desenvolvimento de seu en-
sino publico. Por isso posso affirmar que as escolas de Filipinas
sao superiores as de muilos Estados da grande Republica. Devo
accrescentar que seu professorado, tanio masculino como femi-
nine, e composto de filhos do archipelago. Pude conversar em
varias escolas corn mestres e mestras. Elles sao uns gentlemen
pulcramente vestidos corn o traje de cerimonia do paiz: smo-
king branco e gravata preta. Ellas trajam o vestido de seda e
o corpete enfeitado de gaze, pois por nacionalismo conside-
ram opportuno dar suas ligoes, vestidas a filipina.

     Todos revelam em sua conversagao uma grande cultura,
um 'continuo estudo, uma ansia insaciavel de saber. Esta an-
sia e o que caracteriza os filipinos modernos. Mestres e disci-
pulos desejam sempre saber mais; sentem uma verdadeira
tome de conhecimentos e prestam uma attengao concentrada ,a
toda novidade intellectual que vislumbram.

     As escolas sao muito grandes. 0 receio dos tremores de
terra nao permitte elevar os edificios, porem se compensa a
escassez de andares- supenores corn a occupagao de vastos ter-
renos. Apesar de sua amplitude, quasi resultam exiguas, tanta
e a populacaO escolar que vem occupal-as todas as manhas.
Os meninos acodem gozosos a esses edificios, como si fos-
sem logares de prazer infantil, lao attraente e doce e nelles o
ensino. Chaina immediatamente a attengao o gesto reflexive
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corn que escutam a seus mestres, a ansiedade que mostram em
nao perder uma paLavra de suas explicacoes.

     Tambem e admi ravel a agilidade de suas maos ao reali-
zar em horas de descanso alguns trabalhos de tecido artistico.
Esta ligeireza manual e urna condicao asiatica. Nenhum me-
nino dos Estados-Unidos nem da Europa poderia fabricar os
cestos' festonados, .as caixas i-edondas de cores, que tecem 'corn
o maior desembarago meninos e meninas de oito e -dez annos,
em Manilha."

     E apos estas apreciagoes, que sao para nos uma revelagao.
remata o escritor corn estes conceitos:

     "Uma visita a ditas escolas serve para adquirir a convic-
gao de que este e um povo de grande intelligencia nativa e nao
menos facilidade para aprender quanto se Ihe ensine. Gra-
c.as a sua^ condicoes naturaes, nao perderd nunca (diz elle em
sua phrase incisiva) sua personaiidade propria, resistindo a
quantas influencias estranhsis intentem arrebatar-lh'a' .

     A grande ligao de retempRi'o moral, trazida da ex-colonia
hespanhola e hoje protectorado yankee, a evidencia do esforgo
filipino, deve impressionai- o professorado brasileiro. Obscuro
e paciente obreiro do nosso progresso, nao deve elle esquecer
que nos Estados-Unidos so conta a competencia real.

     E os filipinos conseguiram, corn elles, no seu ambito es-
treito, ultrapassal-os!

                                              /. P. F.



          LITERATURA INFANTIL

                          A AV6
Sou dessas pobres velhinhas
Que tremem, tremem de medo
A cada passo que dao.
Vivo a rezar ladainhas,
Nao tenho n'alma um segredo. . .
— Ah! isso nao, nao e nao!

                        E que prazer quaudo, ci urn heijo-
                        Aos pulos, vao no relvado
                        Os netinhos que criei. . .
                        Sonho. E a sonhar antevejo
                        Diplomas de deputado.
                        Coroas, .mantes de rei.

Sao elles o meu thesouro,
Corn elles vivo encantada
De ser tao feliz assim.
Si me trazem um bezouro,
Querem 'mil contos de fada,
E, entao, meu Deus, ai de mim!

                        E ja fui .moga, fui rica,
                        De uma elegancia, e tao fina
                        Como .outra moga nao ha!
                        Usei luvas de pellica,
                        Blusas de erepe da China.
                        Vestidos de tafeta!

 Quanta saudade! — Irriquiela
Phalena .azul,' flor mimosa,
 0' mocidade, aonde estas?
 Na lyra de algum poeta,
 No seio de alguma rosa,
 Num coragao de rapaz?. . .
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                       Mas que importa que, perdida,

                       Tombe a illusao, coisa alguma

                        Reste do antigo sonhar. . .

                        Sonhos — espumas da vida!. . .

                        Si em pleno mar nasce a espuma,

                        Morre a espuma em pleno mar. . .

E aqui me vou, num profundo

Bem-estar, entre os carinhos

DOS netos que Deus me deu.

Ja estou cansada do mundo. . .

Quero morrer. . . Os netinhos

Verei mais tarde no ceo.

JOSE ALVES DE CAMARGO.

Bauru, 22 - 5 - 1925.

                     UMA BOA LI^AO

     No agradavel jardim, de invemo do luxuoso La Plage-
Hotel, no Guaruja, estava, aquella hora crepuscular, reunido
ludo quanto havia de aristocratico e rico, em Sao Paulo. Se-
nhoras corn custosos e finos vestidos, de plu.mas farfalhantes a
brisa fresca que vinha do mar em frente, cobertas de joia.s
chispantes e carissimas, e homens envergando casacas distin-
ctas e bein talhadas, repousavam recostados nas poltronas de
velludo, conversando sobre modas, politica, cafe e cambio.

     Toda aquella gente, que parecia venturosa, aguardava a
hora das dansas e da roleta. Homens de todos os caracteres'
agitavam-se naquelle ambiente impregnado de perfumes e fu-
maga de havanos. Uns, nascidos na opulencia e ate hoje nella
vivendo, nao conheceram a miseria; nao sabem o que e uma
 dor de pae, ao ver chorar o filho, sem ter pao. Outros, nasci-
 dos pobres, edificaram a sua fortuna sobre um teri-eno hu-
medecido de lagrimas dos infelizes que deshonestamente fo-
 ram por elle.s espoliados. Outros ainda havia, que nascidos em
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 lar humikle mas honrado, se tornaram, ricos a custa de sacri-
 ficios, trabalho e honradez. Riqueza assim adquirida traz con-
 iorto ao corpo e paz ao espirito.

      Pertencente a esta ultima classe de .millionarios, la es-
 lava o coronel Zani. Vein da Italia aos seis annos, em com-
 panhia dos paes. e ha mais de sessenta, vem vivendo nesta
 terra que elle considera sua, onde cresceu, t.rabalhou e enri-
 queceu, tendo por norma jamais realizar negocio algum que
 deixe viuvas e orphaos chorando.

      —"Minha.patria e o Brasil, dizia o velho italiano, em
 sou sotaque acaipirado, ernquanto seus olhares de azul tur-
 queza, onde se reflectia a pureza de sua alma, seguiam a es-
 piral esbranquigada que se evolava do delicioso havano.

      — Sim, e o Brasil, porque si na Italia estao as cinzas
 dos meus avos, aqui nasceram e cresceram meus filhos e
 meus netos. Aqui trabalhei, economizei e enriqueci."

      Naquella roda de escol paulistano, havia um velho ar-
 gentano, que nascera pobre e enriquecera, cego e surdo as
 miserias dos seus semelhantes. Tinha sido elle patrao do co-
 ronel Zani, quando este ainda mogo .e pobre trabalhava em
sua fazenda, como colono. Animado de maus sentimentos,
pensando diminuir o merito do coronel que pela sua probi-
dade era conhecido e respeitado em todo o Estado, e que na-
quella hora era o alvo da admiragao e veneragao de toda
aquella luzida roda, todo enfatuado dentro da sua casaca ne-
gra, interrompe a palestra e exclama ironico:

     — "Nao e verdade, coronel, que •voce foi meu emi)re-
gado?"

     0 rei do cafe, sem se perturbar, lendo a maldade na-
quella interrogagao inopportuna, conhecendo o mundo e os ho-

mens, serenamente, responde:
     —"E' verdade. E nao e verdade tambem que eu fui um

bom colono?"
     —"Oh!... mu-ito! Um optimo empregado!"
     —"De modo que si eu ficasse pobre e quizesse voltar

para a sua fazenda, voce me receberia?"
     — "De bragos abertos! Urn colono como voce, honra o seu

patrao!"



REVISTA ESCOLAR''/.•>

     — ''Pois infelizmeiile, meu ex-patrao, nao Ihe posso re-
tribuir as gentilezas. Voce foi sempra um mau patrao; atrapa-
Jhao e sobretudo, rnau pagador. Si eu ficasse pobre e preci-
sasse outra vez trabalhar como colono, nao procuraria nunca
as suas fazendas."

     0 barulhento jazz-band ahafou as ultimas palavras do hon-
rado millionario, e aquella multidao de riqueza e ociosidade,
moveu-se rumo ao vasto e fartamiente illuminado salao de dan-
sas, como que electrizada pelo desejo de dansar ao som
daq-uella musica.  So, recostado na sua poltrona de velludo,
o virtuoso coronel, ergue'ndo as maos para o ceo, exclama pie-
dosamenie:

     —"Bemdita musica aquella que me veiu poupar o des-
gosto de ver o men ex-patrao humilhado e envergonhado, de-
ante desta multidao, apos a necessaria e boa licdo que Ihe pre-
cisei dar!"

     As derradeiras notas da inusica, foram morrer la fora,
onde a lua cheia orlava de prata as ondas do mar, que vinham
rolando e morrendo sobre a areia fina e alva daquella perola
das praias do Brasil.

                         EM FBRIAS

     Uma chuva miudinha •cae. . . Parece que as aguas, la em
cima, passam todas atraves duma grande, enorme peneira de
crivos muito apertados.

     Como o dia vae ser ahorrecido! 0 sol so se nos mosira
de vez em quando; espreita apenas, como si houvesse deante
del Ie cortinas e reposteiros, :e esconde-se logo.

     Mez de dezembro! rnez das ferias! E as ferias nao podem
ser ferias, sinao alliadas ao bulicio, ao movimento, a algazarra
pela fazenda!. . .

     E' pouco o dia inteiro para correr, pular, atravessar dum
lado a outro as plantagoes, a roga, o cafesal. . . que sei?

     Entretanto, o chefe da familia decretara cme devia liaver
tempo para uma agradavel palestra instructiva diaria.



74.REVISTA ESCOLAR

     A chuvinha chega a proposito.
     Chama a filha mais velha, e la, junto da classica rede da

 fazenda, eil-a, meio de.sconcertada, obedecendo, tristonha. a
segurar um livro.

     E' preciso ler, repelir as phrases da ligao de francez,
abrir e fechar o diccionario, procurando obter o sentido exacta .
dos termos na lingua vernacula.

     Bem em frente da rede fica uma porta que da para o
quintal. Um vulto ahi apparece, e sendo percebido, faz signal
a es'tudante.

     — Posso attender a vovo, papae?
     — Va ver o que quer minha mae.
     A pequena, num pulo, atravessa a grande sala e enconir;)'

a velhinha bondosa e meiga apresentando-lhe uma toalha
grossa, felpuda, para servir-lhe de... guarda-chuva.

     — Vamos fugir a sua rnaca7ite ligao, diz-lhe a avo.
     — Papae se zanga.
     — Isso, la e commigo. Vamos, minha neta, voce ja ps-

tudou muito para a sua edade.
     E, impondo silencio, sae corn a netinha.
     Para evitar ruido, abrem cautelosamente as porteinr:

atravessam os terreiros de cafe f vao para o campo.
     — Onde vamos, vovo?
     — Vamos ver si as melancias estao 'maduras.
     — E a chuva esta parando!...
     — Veja o sol! Desta vez elle vem deveras, para passar

u resto do dia comnosco.
     — Vovo, olhe la em cima: o papae esta a porta da cas;i.
     — Espere; vou-lhe ace.nar que venha ter comnosco.
     Minutos depois os tres se achavam reunidos, prompto;--

para verificar si as melancias ja estavam boas e para trans-
portal-as para casa.
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          DE SEMENTE A FLORESTA

Cae no solo a semente, uma viva semente;
Desfaz-se pouco a pouco e morre. . .  Porem, della
Brota, nasce uma planta, uma arvore verde e bella.
Cresce. . . Brilha vivaz desde o sol nado, ao poente.

Dao-lhe forga e vigor as chuvas, a procella. . .
Purificando o ar, ella faz bem a gente.
Gorgeia em sua fronde um hymno hello, ardente,
A meiga passarada, a turba tagarela.

Do rescaldante sol, fugindo dos ardores,
Vae o trabalhador a sua sombra, a sesta..
E cresce, arvore linda!...  A pri.mavera, em testa.

Fal-a reverdecer e cobrir-se de f lores. . .
Vem os fructos depois. . . a sementeira. . . E desta,
Surge e cresce, formosa, uma vasta floresta.       ^

                                                  •y

                         "' JOSE LEONEI. FERREIRA.

                           FILICO

     A manha estava fresca.
     Filico se levantara cedinho, e, apos o cafe habitual,

saira a passeio corn o seu velho pae.
     Ao voltar, passou uma revista pelos seus cadernos esco-

lares e comegou a preparar-se para ir ao Grupo.
     Cantarolava, dando lustre as botinas.
     Depois, bem arrumadinho e apparelhado para as ligoes.

correu a despedir-se do papae, que lia, a um canto da varanda,
recostado a uma cadeira de balance.

     Abracou-o alegremente, atrapalhando-lhe a leitura matinal.
     Lembrou-se de que era sabbado e pediu:
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     — Papae, amanha e domingo. Si voce .me dcsse a Lola
que vimos hoje?

     — Ora, filho!  Tern dinheiro para compral-a?
     — Nao, papae, nao tenho dinheiro. Prometto Irazer-lhr

sempre boas notas, notas optimas e um bonito boif-'tim mensal.
Nao serve assim? Ganharei a bola?

     — De facto, filho, sei've. Melhor paga nao poderia dar
voce aos esforgos do professor, nem melhor presente me pode-
ria dar ao coragao.

     E o pequeno ganlioii a desejada hola.

                                              J. JUNIOR.

                       0 TRABALHO'

     Lydia goslava muilo de brincar; nao queria fazer outra
coisa.

     Sua mae Ihe disse:
     — "E' muito bom brincar, minha filha; e mesmo ncct-s-

sario que se tenha distracgao, mas e preciso tamhem trabaHiar.
Mesmo pequena, voce pode ter uma oceupagao."

     Lydia respondeu: •— "Mas, mamae, deixe-me ir hoje ao
campo brincar um pouquinho, antes de fazer minh:i lat-efa."

     A 'mae deu-lhe licenga.
     Nesse dia Lydia sahiu a correr. Como eslava cu;;lc'nle!

Como o campo era bonito!
     Viu um passarinho pousado num galhu. Parou c di-.w-

Ihe: — "Passarinho, voce sirn e feliz. Voce nao precisa tra-
balhar. Pode passar o dia todo, aqui no campo, voando df
ramo em ra.mo e gozando as delicias da natureza, sem precisar
trabalhar.'"

     — "Sem trabalhar!?" chilreou o passarinho.   "Estoi;
Iraballiando agora e trabalhei o dia todo, hontem e ante-hontem.
Tenho, ali naquelle velho tronco, uma familia que precisa co-
•mer. Ando agora a procura de bichinhos para levar-lhe. Nao
tenho tempo para con versa r." E 1a se foi voando.
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     Nesse instante uma abelhinha passou. A menina pergun-
lou-lhe: — "Abelhinha, voce nao precisa Irabalhar, precisa?"

     — "Nao precise trabalhar!? Que idea!'" zumbiu a
abelha. "Nao fago ouira coisa sinao trabalhar.   Desdc a
manha ate a noite ando sempre recolhendo o nectar das flori:;.
para fabricar o mel de que voce tanto gosta.  Eu nao tenho
tempo para brincar."

     Lydia poz-se a caminhar vagarosamente; estava pensativa.
     Avistou no caminho uma formiga que levava as costas pc-

sada carga.
     — "Largue esse fardo e venha briiicar commigo", disse-

Ihe a menina.
     — "Nao importa o seu peso", respondeu a formiga;

"gostei tanto de encontral-o, que estou prompta para
transportal-o. Nao, eu nao posso parar para brincar corn voce.
Alguem pisou no nosso formigueiro e o destruiu. Dias e dias
viajamos, RU e minhas companheiras, procurando casa ja
prompta.   Nao a encontrando, fomos obrigadas a edificar.
Temos muito, 'muito que fazer.'"  E a formiga conlinuou a
sua viagem.

     Sentou-se Lydia numa pedra e poz-se a pensar: — "Os
animaes trabalham, tern suas occupagoes, mas as plantas de
certo nao tem.'"

     Virou-se para uma plania silvestre, que aos seus pes vi.'e-
java, e perguntou-lhe: — "Voce trabalha, plantinlia?"

     — "Todas as 'manhas recebo nas minhas folhas os raios
do sol e ahi os conserve cuidadosamentte todo o dia. Bebo pelas
minhas raizes a humidade do solo e cresgo, cresgo e preparo-
•me para transformar minhas flores em fructos. Sim, pequena.
todas as plantas trabalham."

     Lydia levanlou-se e correndo dirigui-se a casa, dizendo a
sua mae: — "Mamae, os passaros e as abelhas, as formigas e
as f lores, todos trabalham. Nao quero ser a unica preguigosa:
quero trabalhar tambem."               *
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                 A TERRA DE IRACEMA

     Iracema e uma brasileirinha intelligente.  Conta apena-.
&nze annos de edade e ja possue o diploma dum grupo-escolar
de S. Paulo.

     Presentemente ella se acha de passeio em Portugal, patriri
de seus paes.

     Uma tarde, em que sua mae visitava a senhora Ahneida.
Iracema brincava corn Alice, filhinha da referida senhora.

     Jogaram bola algum tempo. Depois, cansadas, sentaram-
se num banco do terrago e puzeram-se a conversar.

     — E' verdade que a tua terrinha e muito linda? — per-
guntou Alice.

     — Queres que te diga algurna coisa da ininha terra?
Escuta, pois.

     Iracema calou-se um momento, a olhar vagamente, como
quern procura recordar-se dalgum facto. Depois comegou:

     — 0 meu Brasil e um paiz colossal. E' tao grande, qu^
mede quinze vezes o tamanho da' Franga.

     A populagao tambem e enonne, porque alem do nossu
povo, ha muitos estrangeiros, que para ali vao a procura df
trabalho. La chegando, constituem familia e muitos ate enri-
quecem. Finalmente, acostumados e agradecidos, so voltarn ;'i
Europa, de passeio, como agora fazem meus paes.

     As nossas •cidades pouco differern das iuas; muito com-
niercio e industria; bastante transito ide 'automoveis, carros.
bondes; bellas pragas ajardinadas.  A' noite funccionam al-
guns theatres e muitos cinemas. Os cluhes tarnbem sao regular-
me(ate frequentados.

     Mas, as nossas rogas, as nossas matas!. . .
     Iraoema parou.um instante, como que concentrando idea-..

para melhor exprimil-as.

     — Os nossos campos, continuou ella, sao vastos. Na sua
iimnensidade verde, o gado pasta satisfeito e engorda muito.

     As frondes das arvores fructiferas pendem carregadas d"
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iructas saborosas, como a laranja, o pecego, a arneixa, o mar-
melo, a manga, o abacate etc.      '

     As nossas florestas sao tao vastas, que parecem um mimdo
novo. As arvores que la se erguem sao tao variadas, que dir-
se-ia um verdadeiro museu vegetal. Algumas se em'maranhani
de cipos floridos que a enfeitam.

     Alice escutava attentamente a descrigao de Iracema.

     — 0 meu Brasil, proseguiu esta, e a terra das palmeiras
elegantes e das florestas gigantescas, por excellencia.

     Essas florestas sao habitadas por •mais de quinhentas es-
pecies de passaros, muitos delles dotados de canto melodioso.
De la retiram os industriaes madeiras preciosas para constru-
cgao. como o jacaranda, a canela, o pinheiro, o jequitiba, a
pcroba, a cabreuva etc.

     Sao ellas ainda cortadas por caudalosos rios navegaveis.
ri^mo o Amazonas e seus affluentes. Nesses rios, a abundancia
de peixes supplanta a de qualquer outro paiz, pois as espc-
cies sao calcniadas em duas mil.

     — Que maravilha! exclamou Alice, estupefacta. E' boa-
rtinha tambem a gente de la? — perguntou, cheia de curiu-
sidade.

     — A gente da cidade e muito gentil, mas a gente rustic;.i.
essa e que e urn pasmar de bondade!

     Va alguem a uma roga passar um mez ou dois, que sem
muito bem tratado. Ao retirar-se o hospede, longe de recebt'-
rem os donos remuneragao alguma pelo 'trabalho e pela despeza
que tiveram, ainda o cuimularn de presentes de queijos, ovos.
fructas, tudo como lembranga da roca.

     Viajantes que por la passam, desconhecidos embora, co-
mern e dormem sem despender um so tostao.

     — Jesus, que gentinha tao boa a tua! falou Alice, jun-
tando as maos, admirada.

     E, correndo para a senhora Almeida, disse-lhe vivamente:

     — Oh! minha mae, quero ir passear na terra de Iracerna,
que de certo e encantada!
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     Esta expresaao da portuguezinha provocou em Iracema lal   11
juhilo, que a fez cantar a" quadrinha de Gongalves Dias:        -'

                                                                l
                "Minha lerra tent palmeiras                   ';
                Onde canta o sahia;
                As aves que aqui gorgeiam
                 Nao gorgeiarn como la."

     Alice pulou e baleu palmas, repelindo sempre:
     — Viva a terra de Iracema!
     — Viva a terra das palmeiras!
     Irace'ma vilu'ou de enthusiasmu pelo sen majesloso Brasil.

B. REZENDE.

Pindamonhangaba, 20 - 2 - 925.

0 RATO E A LIMA

Ccria vez um pohre rato
Um passeio delerrnina,
E saindo entao do malo
Vein ler numa (ifficina.

Remexeu- canto por canto,
Numa praleleira acima,
E notou, sem muilo espanto,
U'm petisco numa lima.

Que delicia, que regalo,
Aquillo devia ser!
Para bem aproveital-o,
Era tacil: so roer.
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Comegou logo o trabalho
De rber durante o dia.
Nem faisca, nem bugalho
Lhe pagava o que roia.

Os denies iam gastando
Na frente, embaixo e emcim.a,
E o teimoso, continuando,
Nao deixava em paz a lima.

De repente cahiu sangue,
Gota a gota, pelo chao,
E o ratinho, meio exangue,
Nao mais quiz a refeigao.

**

Quern nao examina o que come,
Passa mot ou passa fome.

ADELINO BONILHA.

                    0 JARDIM DA VOVO

                   (LEITURAS IJMSTRUCTIVAS)

     Lindo, mui lindo, era o jardim da vovo!
     A relva e as f lores reflectiam as .cores prismaticas; alvos

e vicosos lirios lembravam que todas as cores do arco-iris con-
tribuiram para tomal-os tao brancos, tao puros.

     Havia ali cravos e cravinas fazendo companhia aos rese-
das e as margaridas; papoulas multicores ondulavam junto as
rosas vestidas de setim. Em todos os cantos, violetas, heliotro-
pes, malvas e jasmins perfumava'm o ambiente.
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i^'—•————————"fj^i&'
ij^. ^Nao era para admirar que o jardim recebesse tantas
ll? '•visitas. Vovo e Lulu prestavam muita attengao a essas visitas.
'S- ' • Lulu era uma crianga e vovo, uma velbinha; mas ambas
"y.-1tinham os mesmos gostos. Ficavam a espera dos pequenos vi-
||ES ;sitames, que chegavam. corn a primavera e permaneciam. ate ao

iM^' •fim do verao. . •
III;'' Em setembro, quando o jardim desabrochava, em sua
^exuJierancia tropical, os dots ficavam boras e horas, no cara-
Wnianchao, sob o emmaranhado daa rosas e jasmins,. a ouvir a

@''"serenata das suas visitas.
p:'Por cima das suas • cabegas, atraz, na f rente, por toda a
%parte, zumbiam irrequietas abelhmhas, gorgeavam alegres.pas-

pj'_sarmhos.
g£J[4' medida que as abelhas zumbiam, procuravamt, de flor
|JS. 1em flor, o mel delicioso, para irem deposital-o nos symetncos

 ^.i'cubkulos de cera.
 F,Um dia, emquanto vovo e Lulu espreitavam, ligeira abe-
te1Ihinba voou .corn o seu thesouro e pousando sobre lima rosa,
|^-encontrou-se corn uma linda borboleta amarella.
 IF_ Acho que estao conversando, disae de mansmho a
 11 .vovo.

 |^." '_ A respeito de que sera? falou a crianga.
 ||-:_ De certo estao conversando sobre o .m.el de que as duas

 ^'gostam tanto. . 111'
 |l' . -' _ Eu be.m queria poder conversar corn uma .borboleta,
 faffi.T 1 ••

 ^.L'tornou Lulu.
 fef-.,A vo-vo sorriu e continuou:
 fi^t'_ Pois vamos imagmar que eu sou uma borboleta. . .^ De
 %''que cor? Ah! 'serei uma grande borboleta amarena, corn pintas

I^'''escuras nas azas. * . , „
J y.Vovo fez de conta que era a grande borboleta amarella
\ ^' 'corn pintas escuras nas azas, e disse ao netinho: ^ _
| ji^:_ Voce nao sera capaz de adivmhar o que .eu ja fuit1

 H. •— Ora, o que havia de ser? Uma • borboleta pequena.
§ 'j^i1— Adivinhe outra vez.
l^;'-'^- — Uma f lor, talvez, pois voce e tao linda!
1 ^— Nao, senhor! Fui lagarta; arrastei-me pelo chao.

,.ii:,.li<,  i r-a '-'Arf

aN'1" •^W^^A  -111                    •          /

 N P \W'i~^ F I ^y 1" E     • • >          •                     I           I •    -    .         i                  '                   I i   'r. • •
 ®^^^^^ '•... 'i. .w ,i..;',.. .I'^^SiW/GrA.iw^iS
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                                                                         31
     — Vovo, voce esta cagoando!...                                 : ^

     — Nao estou cagoando, nao. Fui lagarta, e alimentei-me           -'^H
de folhas deste jardim, ate que fiquei prompta para tecer o         , '"i't
men ninho;. entao enrolei-me tao bem no meu casulo, que voce           ' ^
nao poderia saber si dentro havia uma lagarta. Quando veiu           ^C

a primavera, transformei-me em borboleta, rompi o casulo e            '1^

voei para longe.                                                        .^
     — Que linda! disse Lulu ao ver uma borboleta. Vovo,            ,.1^

vamos contar todas as borboletas do jardim?                            • lf^

     Mas nao puderam fazel-o, pois eram. tanlas, lantas: par-            .,1^
<las, azues, vermelhas, brancas e arnarellas.           '                    'w3

                                                                          1 '^f/

                                             (Continua.)                  ;'^
                                                                         . 'M.

                        A DISCRl^AO

     Um rei fazia series preparatives para importante expe-
<iigao.

     Ninguem descobria o segredo do monarcha, e as mais des-
encontradas supposigoes eram feitas sobre a viagem, seu fim

ou sua causa.
     Um cortezao ousa afinal interrogal-o.
     — Sois capaz^de guardar um segredo? indaga o mo-

narcha.
     — Podem me cortar em pedagos, que nada revelo, res-

ponde o cortezao.
     — Pois bem, replica o rei, o mesmo se da commigo.
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                         A INVEJA

                         (iMITACAO)

     Um ratinho vivia mui contente, corn os paes e irmaos, no
seu ninho, la no campo.

     Era bem feliz brmcando descuidado o dia todo, e a noite
dormindo agazalhado no seu ninho de capim.

     Dom Ratao e sua esposa don;! Ratazana tinham corrido
mundo e conheciam-lhe as maldades.

     Educavam muito bem os filhos. Nao perdiam occasiao de
avisal-os dos perigos das ruas, onde ha caes e gatos, cavallos e
carros, para nao mencionar os terriveis automoyeis.

     Uim dia foi visital-o um grande e luzidio rato cinzento —
um primo que morava na cidade.

     0 ratinho do campo ficou encantado corn as maneiras tao
finas, e o trato tao delicado do visitante.

     — "Voce nao mais se contentaria aqui, si visse a minha
casa, disse o segundo ao primeiro. Que banquetes saboreamos!
Queijo em abundancia! As criadas da casa sao tao descuida-
das e deixam tanta coisa ao nosso dispor, que, para falar a
verdade, temos co'mida de mais."

     0 ratinho, espantado, arregalava os olhos. Quantas vez&s
nao tinha elle dormido corn fome!

     Depois que o primo voltou a cidade, disse o ratinho a seus
paes: — "Porque nao podemos nos tambem morar numa casa
e ter mais do que queremos para comer?"

     Mas, os paes ajuizados, responderam: — "Nao se deixe
levar por historias. Seu primo nao Ihe contou do gato que
mora na mesma casa e que ja comeu tres membros da sua fa-
milia, Elle nao Ihe mencionou a ratoeira e como o seu irmao
mais velho foi victima dessa armadilha. Pode ser que voce aqui
nao tenha tanto para comer nem tao bom, mas e melhor estar
socegado e feliz em casa humilde, do que viver sempre assus-
tado e inquieto em palacete."

     0 ratinho nao concordou corn os conselhos patemos. Seus
paes nao o entendiam. Iria certificar-se.
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     Esperou que dormissem e foi. Tremulo e as apalpadelas
 introduziu-se na adega. Nunca vira logar tao grande e escuro!
 Ouviu alguma coisa mover-se; pulou assustado. Corn grande
 contentamento descohriu que era o seu primo. Contou-lhe que
 tinha fugido da casa paterna para vir gozar a vida da cidade.

      —'Bern", disse o ratao. "Venha commigo e eu Ihe mos-
 trarei a casa toda. Mas, cuidado corn o gato!"'

      Partiram na sua excursao. 0 ratinho, muito admirado,
 arregalava os olhos, dizendo quanto desejava tambem morar all.

      — "Voce e mais feliz onde esta", disse-lhe o primo.
 Mas o ratinho nao podia entender porque. Foram a sala de
 jantar. A 'mesa ainda estava posta. Tinha havido banquete
 aquella noite: queijo, biscoitos, quanta coisa gostosa! Muitos
 outros ratos banqueteavam-se tamhem. Como comia o ratinho!

      Mas quando a festa ia no melhor, bumba! entra o gato e
 pega o rato que estava mais perto da porta. Que reboligo! Os
 ratos em disparada, procuravam seus esconderijos. 0 pnmo
 recolheu o ratinho no seu ninho, onde estiveram quie-
 tinhos, quasi que sem respirar. Depois, aventuraram-se ate a
 cozinha. 0 ratinho farejou um pedaco de queijo bem no meio
 duma caixa luzidia. Metteu o focinho dentro, e prompto!
 a caixa fechou-se. Sabia agora o que era uma ratoeira.

      _ "Soocorro! soccorro!" exclamava elle. 0 primo cor-
 reu a ajudal-o.

      — "Oh! seu tolinho! Porque foi entrar ahi? Agora,
• adeus! Voce tera a mesnra sorte de .meu irmao, que entrou
 nessa mesma ratoeira, a semana passada."

      — "Ah! ininha cazinha do campo!" pensou o ratinho.
 "Si eu algum dia la chegar, nunca mais a abandonarei."

      Virava-se e torcia-se. Alguma coisa Uie cortou o pe. Nao
 se importou. Continuou a experimenlar livrar-se, e tanto lidou,
 que conseguiu escapar dentre os arames.

      —"Seu tamanho o salvou," disse-lhe o primo. "Eu nao
 conseguiria sair."

      — "E eu sempre Ihe invejei o porte!" balbuciou o
 ratinho.
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     Despediu-se apressadamente e fugiu para casa, tao de-
pressa •como pode, por causa do pezinho machucado.

     Dona Ratazana a principle Ibe ralhou muito, mas conio-
boa mae, logo perdoou.  Curou-lhe o pezinho machu'cado e

aooimmodou-o na fofa caminha de capim.
     Feliz e sooegado na sua humilde casa, pensava o ratinho:

"Que tolo cpe fui em invejar a felicidade allieia! Corn atraz
da felicidade, tendo porem na realidad'e a deixado aquL"

^5^1'^
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      NOS ARRAIAES DO ENSIIVQ

        DO ESPIRITO PHILOSOPHICO NO ENSINO

                              n

      Cumpnndo a nossa promessa da nota (l) do nosso pri-
 meiro artigo, vamos apontar as deficiencias do nosso ensino se-
 cundario e superior quanto ao espirito philosophico que deve-
 na penetrar esse ensino reiniegrando o sen objecto na synthese
 universal.

     Procedendo por uma ordem puramente didascalica, co-
 megaremos por uma disciplina qualquer dos nossos cursos se-
 cundarios; seja, por exem.pio, a Physica.

     Nao sabemos si todos os nossos lentes de Physica podem
 ser censurados por essa lacuna, mas sabemos de muitos que li-
 mitam o sen curso a esses simples dados experimenlaes, ao am-
 bito estreito da explicacao e correlagao immediata dos pheno-

menos, a quasi simples exposicao dos factos, comettendo esse
 erro sempre profligado pelos homens de espirito largo como
Claude Bernard, Budiner, (1) Le Dantec, (2) para nao citar si-
nao alguns scientistas-philosophos. Esta claro que si quizessemos
ouvir os philosophos, leriamos a sua unanime reprovacao a um
tal ensino. Os philosophos se tern sempre manifestado nesse sen-
tido, contraries a essa detestavel orientagao exclusivamente
experimenlal que tern feito accumular descrigoes e mais des-
crigoes de phenomenos em todas as sciencias, sem se arrancar
delles nenhuma conclusao geral, quando e sabido que a scien-
cia nao e essa chinezice que faz perder inulilmente tempo, per-
severanga e tantas outras qualidades tao dignas de louvor, mas
a interpretacdo clarividente dos phenomenos, a pesquiza da lei
constante, que se repete em todos, emfim a generalizagao pre-
paradora, fecunda, das futuras deducgoes.

(1) Biichner — " Laz e Vida."
(2) Le Dantec — "Obras."
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     Querendo fugir ao apriorismo, ao deductivismo, a onto-
logia etc., exclusivistas da escolastica, cahiu-se no extreme op-
posto. A pretexto de que e indispensavel accumular factos para
inducgoes seguras, acabou-se por deixar para as calendas gregas
a interpretagao e a inducgao; e justamente o procedimento do
avarenEo: amealhar libras para um dia fazer dellas o unico uso
que se pode fazer: trocal-as pela riqueza directa, assimilavel
(permitta-se-nos a metaphora) e depois nunca proceder a esse
cambio.

     Ora, os processus de ensino, de transmissao dos conhe-
cimentos adquiridos pela sciencia sao, "mutatis mutandis," pa-
rallelos aos da investigagao scientifica e philosophica, e na
comparagao, termo a termo, ao erro da estreiteza experimenta-
lista corresponde. no ensino, o erro do ensino unilateral, Umi-
tado, quasi puramente expositivo.

     Mas, voltemos a Physica. Ha lentes dessa materia que
ignoram, em absoluto, o mais interessante della, as questoes
transcendentes, sim, mas reaes, a que poderiam fazer ao menos
allusao, para que os alumnos tivessem uma nogao dessa relati-
vidade do conhecimento da materia e nao julgassem a Physica
exaurida nessas nocoes.

     Corn effeito, os alumnos de Physica ao terminarem o seu
 curso creem ter, da materia, um conhecimento absolute, como
 alias (eis o que e triste!) o seu proprio professor, quando e
 sabido que na nogao de atomo, por exempio, ha dois elemen-
tos fundidos: o subjecLivo e o objeclivo, e que considerar o
 atomo tal como se concehe ordinariamente, phenomenica-
 mente e cometter um grave erro. "Uma coisa e a "coisa em si"
 ou, como dizia Kant, o "noumeno," e outra e o consideral-a
 como nos parece (ou como nos pareceria si pudesse ser perce-
 bida) isto e, como se revela ao homem dada a sua delle con-
 stituigao, dados os seus sentidos, (3) a energia especifica des-
 ses differentes sentidos etc.

       (3) Si alem dos cinco sentidos classicos e os tres derivados do
tacto, possuissemos um ou mais sentidos, nao differiria o nosso co-
nhecimento do Universe? Sim, affirma Laromiguiere; nao, diz Balmes. 0
que e certo, entretanto, e que o conhecimento sensitivo ou immediato e todo
relativo. Tera mais realidade o mediato ou discursive?
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     0 atomo tal como e concebido pelos physicos sem conhe-
cimento de philosophia e, pois, um atomo phenomenico e nao
noumenico, um" atomo anthropomorphico, (4) do qual se deve
subtrair, para que se obtenha o atomo puro, "coisa em si" —
o dupio (metaphora emprestada aos espiritas) 'subjective, a
forma, no sentido kantiano, que se acha implicada na synthese
phenomenica. E aqui viria a proposito a distincgao (e si se deve
fazel-a) entre attributos primaries e secundarios da matena, e
a referenda as escolas phenomenista, s-ceptica, idealista; o scep-
ticismo absoluto de Berkeley, o phenomenismo de Hume e Kant,
 a extensdo de Descartes como qualidade unica e essencial da
 materia, a refuta'gao (alias justa) de Leibnitz, o phenomemsmo
 ultrakantiano do kantiano Renouvier, de Alex. Costa, (5) a no-

 gao epicurea do atomo etc., etc.
      A materia e, afinal de contas, um conjunto synthetico de

 sensagoes. Ate que ponto deve valer este juizo? Havera razao
 para preponderarem os attributos relatives ao facto, ao sentido
 muscular, a visao? Ou seja: terao existencia objectiva os attri-
 butes taes, como: a extensdo, a im.penetrabilidade? ^

     Cc.m relacao a essas propriedades, umas estao fora de qual-
 quer discussao: a cor, o som, o aroma, o gosto, sao sabidamente
 objectivas, nao existem nos corpos; as outras (e.xtensao e nnpe-
 netrabilidade, ou consistencia, dureza) so podem affirmar-se
 ou negar-se apos a solugao doutros problemas transcendentes
 como a origem das ideas, a correlagao mente-universo, valor
 dos principios logicos e racionaes, valor das concepcoes de
 Gauss, Riemann, Saccheri, Lobatchewski.

      'Outro ponto: as dimensoes dos objecto-s. Pouca gente, tal-
  vez, tenha meditado e concluido que nos escapa qualquer ponto
  de referenda fixo para estabelecer a medida das coisas e nos
  proprios realizamos um trabalho nesse sentido. Entretanto,
  quantos, terao meditado. sobre isso e quantos professores de
  Physica nao terao considerado as dimensoes relativas como

  reaes e absolutas?

     (4) Relative ao homem, i. e, como e imaginado, dados os sentidos

do tiomem e a sua razao.
     (5) Costa (philos. italiano) — "II Buddhismo."
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       Cu-mpria, evidentemente, aos lentes de Physica o conhe-
  cimento, alem dessas nogoes, destas outras, citadas ao acaso:

; Nocoes de thermodynamifla, theorias de Carnot, sir "W. Thom-

  son, lord Kelvin, Maxwell, Brunhes, De Heen e outros; conhe-
  cimento das ultimas'descobertas sobre a materia, experiencias
  de G._ Le Bon, Curie, das suggestoes dos movimentos brownia-
  nos e a vida da materia bruta, relagao corn o Monism.o de
  Haeckel; theoria materialista e pan-psychista, Fouillee, Farias
  Brito . . . questoes relativ,as a divisibilidade finita ou infinita
  da materia,, relagao •com os famosos argumentos de Zenon
 de Elea; a questao da attraccao ('existe urna attracgao .no seii-
  tido rigoroao do termo? ou tudo se resolve em impulsao dire-
  cta ou indirecta? Pensamento de Newton); os phenomenos, o
  immdo exterior e o principio de causalidade: Hume, Kant,
 Cousin e outros; o . determinismo physico: correate determi-
 nista e .corrente mobilista; theoria philosophica de Boutroux,
 Berg-son ...

      E' licito que um lente de Physica ignore tudo isso e se
 limite ao estreito programmazinho de meia duzia de factos tra-
 zidos pelos compendios elementares? Pode o espirito do alumno
 alargar seus horizontes corn um tal ensino?

      Em resume: um. ensino da Physica corn, pelo menos, al-
 lusoes a esses problemas correla'tos corn. a Physica, traz entre
 outros resultados, os seguintes, lembrados de momento: I." -.—
 da o verdadeiro conhecimento da extensao do progresso hu-
 mano nessa ordem de phenomenos; 2.° — relaciona a physica
 corn as outras &ciencias, da-lhe a justa posigao eneyclopediea;
 3.° — abre vias a futuros estudos particulares mais profuhdos;
 4.0 — aguca a curiosidade, conduz a meditacao; 5.0 — educa o
 espirito, ampliando-lhe os horizontes, o goipe de vista, dando-
 lhe_ a nogao synthetica do Universo.

                                                A. CONTE.
      Casa Branca — 1925.

                                                            '   i

                                                     {Cdntinua.}
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VULTOS E FACTOS

GALERIA N.4CIONAL

(LEITURAS PARA AS CLASSES ADEANTADAS)

                        VILLA LOBOS

     0 Theatro Municipal de S. Paulo, encheu-se naquella, me-
moravel noite, corn um publico selecto e culio, para ouvir um
dos nossos maiores compositores, o Carlos Gomes redivivo na-
quelle genio do som, que vae passando brilhantemente pela vida
corn o nome ja aureolado de lom-os e immortal de—Heitor
Villa Lobos.                      .                        «

     Pelo vasto e elegante salao, onde a luz profusa, as toilet-
tes custosas, caras e polychromicas e as joias ricas e coru&can-
tes scintillavam, reinava uma calma de claustro, um silencio se-
pulcral'.
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      "Naquelile ambiente saturado de nuangas suaves", so se
 ouvia, num ex.ta.se sublime de santo, a musica do divinal maes-
 tro.

      "Na alma de todos ia um guizalhar de alegria.
      Aquella musica era a reaffirmagao de que a graga e ainda

 brasileira, de que ha ainda no brasileiro a graga para o sonho".
      A assistencia toda fremia, naquelle recinto de luz, flores e

 musica.
      Heitor Valla Lobos e hoje um artista consummado. Seu

 talento ja foi alem dos mares, e a velha Europa, que tern tido
 a primasia de baptizar os genios brasileiros, para entregal-os
 depois aos cuidados da Fama e da Gloria, ja foi maravilhosa-
 mente deleitada pela musica melodiosa de Villa Lobos —
 "que e a verdadeira musica, que nao deixou de ser musica."

      0 consagrado maestro, ao lado de Guiomar Nova-es, Sou-
 za Lima e Antonietta Rudge Miller, tern 'concorrido enorme-
 mente corn o esplendor da sua arte, para o engrandecimento
 do Brasil. Elle e o verdadeiro artista que ja attingiu a per-
 feigao.

      Vendo-o pasgar pelas ruas da cidade, modesto e despreoc-
 cupado, si ja nao tivessemos a ventura suprema de ter ouvido sua.
 musica, nao acreditariamos que naquelle homem que peram- '
 bula desapercebido pelas ruas do triangulo, vive um talento
 admiravel, palpita uma alma de artista, cujo valor incompa-
 r'avel, so podemos avaliar, quando corn prazer e orgulho ou-
 vimos os sons celestiaes que elle faz brotar dos teclados alvi-
 negros do melodioso e aristocrata Bechstein.

      E' que a musica de Villas Lobos, como inspiradamente se
 ' exprimiu um culto critico musical, e — "uma ansia de prece,
 um desejo cravejado de sonho., Fascina, corn caricias de nuvens;
 empolga, corn uma volupia que reza. E' piedosa e e perversa.
 Tern nos seus acordes voz de ave-marias, gargalhar de a^o-
 nias. E' s®i&o e realidade; materia e espirito. Porem, nella

' nao ha rasgoes, nao ha trapo. E' feita duma so pega, custosa
  e rica. Filigranam-n-a mil veios azues duma belleza do alem,
 belleza desmanchada em som. Perpass'a nas suas azas um
  estremecimento renovador, que a faz abrir-se em flor desconhe-
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             SUA NATUREZA E ELEMENTOS
    -»

                                  (A. TOMPKINS.—Trad.)

                         (Cont inuacao)

     VALOR EDUCATIVO ^00 PROCESSO.— 0 ensino de qualquer
licao deve produzir effeito em cad a um, dos tres poderes da
mente — o intelleeto, a sehsibilidade e a vontade. E' erro grave
sustentar que o alvo da instruccao e essencialmente intellectnai
e que somente de vez em quando alguma coisa .surge para'des-
pertar as emocoes e incitar a resolugao. 0 espirito e uma •roi-
dade, e em cada licao deve o professor dirigir-se a alma como
um todo.

     A these em geometria, tanto como o poema, deve deleitar o
coragao e despertar novos designios na vida.

     A simples verdade scientifica de que cinco mais cinco sao
dez, esta repleta de emogao e cheia de forga ethica, quando
encarada por professor competente.

     Ao ensinar a pyra'mide,, o professor deve ter consciencia de
estar despertando todos o,s poderes da alma corn o fini duma
vid,a independente e virtuosa. Os .passos, como foram deliaea-
dos, sugeriram somente actmdade intellectual; mas estes pa's-
sos, quando convenientemente animados, sao • mesclados corn as
emocoes do alumno, que dao a vida novos ideaes e tendencias
mais elev.adas. 0 piano "da ligao nao pode apresentar as sensa-
goes e tendencias, como apresenta o movimento intellectual;
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 ,iiriitii i'' ;ili';iii<\n!;!. rriiiiiiido ,i ^r.LiiitIr <li\rr--iil;i<lf dc [»yraiiii-

 .!i-~ inii i\ iilu.ic- n:i ]ini<l;iil<- iluii),i tinic:! i(!i';i -    ii\f(nrti(li'.

        l-^l.l i!)llrr|i!-.'ni iln |if<|l|rl1ii Illimdo dr p\ I'.llll nl<'' rill Illll-

 ^;nlr. <'•- rm i^in'ric. ;i  nii^ni,a ;«-tivi<l;Hlr. mas cm ^rau infr-
 ruir a .iin' j l)r.iii';r D- |ili!'iiiiiii('in>~ 'i'jia railns iln iiiiitiiiti [),>i\i
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formar a unidade do universe; e este e o ultimo problema do
inteUecto. 0 movimento intellectual nesta ligao e um exempio
do movimento fundamental corn o fim de receber quaesquer
conhecimentos; e o professor que, ao ensinar esta ligao, nao
tiver consciencia de disciplinar a mente nesta forma funda-
mental e universal de actividade, ainda nao se elevou ao nivel
do ponto de vista educative donde se originam direcgao e inspi-

ragao.
                                         (Continua.)
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\S F CANTOS FSCOLARES

            ( LETRA !)A Mli.SK;\  \\N1';XA)

L Liqui, ncsk: tempio sagrado,

Oue buscamos a •luz do saber.

Insli-uccao f o prccioso legado

One vicmos aqui reccbcr.

          Pelo estudo c Iraijallio iiu vida-

          Podercmos tionrai: nossa terra.

          Si levannos da escola querida

          0 sublime, ideal que ella encrrr^.

Hecdx-ndo dos mcstres carinho^i

E tamhcm sens consellios moraes.

i\6s faremos aqui nossos ninhos;

^ossos mestres serao nossos pacs,

          Dcsta patria l)emdita seretnos

          Servidores fieis e constantes,

          E na guerra, c na paz honrarem<i~;

          Tradigocs dos heroes bandeirante;*.

AUKDNO BOMl-HA.







EbUC^C^O PHY51CA

J6GOS ESCOLARES

              Os j6gos que se seguem, se destinam a criangas

         de 4 annos a 8. Constituem excellentes exercicio.-..

                1. — OS QUATRO CANTOS

     Assim se denomina o brinquedo, o que nao impede que se

laca cntre muitas c nao somente entre 5 criangas.

     Disposlcdo: — Os alumnos ficam encoslados a arvoreb, on

a logares assignalados, por circulos, um defronte do outro.

     Entre dies, passeia, artento, um so, ou niais dc um. quaiido

a cxtensao for demais para um so.

     Regra: — 0 |)rofessoi; bate palmas r lodos devem trocar

 de logares.
     0 que esta no meio procura, nesse momento. pilhar um

 ilo.s logares abandonados v sera substituido. si o conseguir, pelo

 que perdeu o logar.
     E assim por deante. ale a um tempo convencionado.

      Variante: — Poderao mudar de logares correndo num

 pe so.
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                  I!. - CORH1DA EM ZIG-ZAG

      Dispoyicdo: -  Sao dois parlido^.  Em cada campo. di—

 jKieni-sc pni zig-zas: c <'(im scu miinero dc cirdcm:

                                   P

            C^Mi'd A                     CAMH) B

            I                                                I

                  2                                                      2

            ;i                                                       ;<

                  •I                                                        I

           •)                                                       ^

                  6                                                      (>

            7                                                      7

                                                           }',

      (^ada cnaiica dcvc aeliar-hc a (lislam.'ia dt' ('mro nn'lfu>.

nil dc mais, •conforme a area (Io rampo dc jogo?.

      Os logures se ar-sigiiaiam, no solo. por um pcqiu-iiii nr-

' i/id, uu por um I.enc.o, ou \mr conf'efc.

      0 numcro 1 dc rada !ailo lev;) liina l>aiidejrinlni. (HI um

 fr/n'o.

      livgfu.:  - \t) signal dc um apilo. dadu pela protessura. o

imincrn I corre atf'- ao imnicro 2 c Ihe enlrega a bandena, ou (i

ic'ncu. 0 numcro 2 rccflie-a no sen postu t- COITC ale ao numero

 S: rsie ale ao numero 1 c assun por dcantp. 0 ultimo numci'o
fie »:ada campo <'orr<-'ra [1.11'^ o logar do numero ]. que esta

'lesoccupado. Ganharu o cainpo. cujo ultimo alumno chegar

primeiro ao numero i. (^ada crianga •ficara no logar que occu-

p'oii apos a corridu.

      Podc-sc comhinar (jiic .1 rorrida "-era ganlia depois dc 2

'in 3 voltas coniplpt.;is.
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     Variantes: — o) Corre-se num so pe, ou em sa&05 sobrc
os dois. 0 exercicio deve ser feito primeiro, andando. b} — Em
vez de bandeirinha, cada numero 1 podera levar um objecto
qualquer na nao (bengala, haltere, maga, cone, (jylindro,
laranja etc.) 0 ultimo levara sua cargo ao professor, que dev<-
achar-se no ponto P. 0 primeiro que a elle chegar fara ganhar
o seu partido.

                              *                             **

             III.—CORRIDA ATE A PAREDE

                         DISPOSING

                              M

           1          I         1          I
           2    '         II             2              II
           3            III             3            III          P

           4         IV         4         IV
           5V                5                V

                             0

     0 urofessor deve estar no ponto P, ou noutro donde

possa fiscalizar o jogo.
     M e 0 sao paredes, ou linhas, ou cercas oppostas e bem

distantes entre si.
     Os jogadores sentam-se no chao, formando varias filas,

como o indica a figura.
     Cada logar sera marcado de qualquer modo: por con fete.

on lenco, ou por um pequeno circulo.
     As filas devem estar distantes umas das outras, de mode

quo as criangas possam correr por entrc ellas, sem perigo f
com desembarago.

     Em frente as filas, esta a parede — M — a uma distancia
maior on menor, conforme o tamanho do campo de exercicios-
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     Hi.'G.r/r. — Ao ;-i,":n;)l dc apilo. o prim^irc a inno dc cada

l>ii.riido. (sii df cfl.c/». ///<•/., :•'(• levanta; con'e ate toe;.  a parede it'

volla, ra|»ido, a sriilar-sc. novamente. em sen lopar.

     0 ricgunilo. ao scniar-sc o primeiro (nao anles)  • levanta,

()or .siia vc/., f COITC do ln(l--ln» modn r se st'nla. F. assim oi-

(Hitrns iodus df c;ida partido.

     0 iiltimi), <{w sf senlar priniciro cm wi\ lo^ar     t'ara

similar a sua tunna.

     A furrida sc fara [)ela dirpila df rada t'ila.

     r fn-i.nutrs: a)  — (•ori-cf de qn.fitro /^.s; 1))     DIMII pe

so; <•)     dar outra disposicao us criangas, (HI pol-as. por exem-

plo, dc costas para a paredc a altingir; d) - - Cazi'i- tocar duas

parrdcs opposta:-; f)    fa/cr locar as parodcs lateni.i'--.

                                 *
                                **

                        iV. 0 SURDO

     Disposicdo: -  Km circiilo. (•om a ireiilr p;ir<i o ceniro:

no reiitro, um ahimiio.

      Regrii:   0 alumno do centru, fom a caliega (HI corn o

dedo, cliama para pcrlo dc si a um amigo do circulo. Este aban-

dona <j logar <-, pe ante |)e, camiiilia para o centro,

     0 alinnno centro escuta tiem, para ver si nao ouve andai-

o i;uni{)aiiheiro. Si elle nada ouviu, ou si nao percebeu que o

outro andava, ao clii.-gar esle ao centro aperla-lhe a mm. .Nesle

caso, v. suijsliluido pelo que chamara. Si elle o ouve marcliar, o

(•oniiiantieirn rcgrcssarii ao seu logar.

     V n riant c:     Em vez de um alumno no ceniro, poiierao

ser 2 ou 3.

     Este jo^o, prc'cisando dR muito silencio, e excellenie para

«icalmar us alumnos, ou para Hies attrair a attengao. Conveni

inuito para o vcrao.
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"SIDACCA DATOIIlOTir'A"

     Um dos generos mais difficeis de literatura e, sem .duvida,
•o quie se refere a literatura didacticia. Para o seu bom surto nao
bastam as qualidades de escritor familiarizado coin' os meios
Iherarios; nao basta a penna rutilante a filigranar phrases de
•ouro, a burilar artisticos periodos em que os termos guardam
•essa.doce harmonia que tao bem define o engenho do seu autor.

     Mais difficil se torna ella quando se destina directamente
a crianca. Ahi, nao e so o fino artista, o briUiante escritor, que
poe em jego os seus recursos intellectuaes, mas, e principal-
(mente o technico, o profissional, tratando de harmonizar a s'ua
subjectividade corn a da crianca; de adaptal-a a psyche do pe-
•queno leitor; de apanhar o proprio pensa'mento, a propria im-
guagem deste; interp re-tar um e dar forma correcta e attraente
 a ouira, de modo que o trabalho attinja o seu fim educativo.

     Si ainda encararmos essa especie de literatura sob a
 forma poetica, e bem de imaginar a somma de trabalho neces-
 sario para acepilliar-lhe os aculeos, desbastar-lhe as arestas,
•tomal-a emfim accessivel a mentalidade infantil a quern e
•diestinada.

     Ora, debaixo dessa formca, tudo isso conseguiu o professor
 Antonio Faria e conseguiu-o brilhantemente da.ndo as escolas
•o seu exicellente livrinho — "Sedra Patriotica".

     As honrosas e justas referencias registradas em eua obra,
 por autoridades no assumpto, dispensariami perfeitamente estes
•eolmmentarios. Fizemol-os para agradecer ao autor o exem-
plar que gentilmente nos enviou.
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        l-l<;ol-> PRAT1CAS:

l.;il};,u.iKi.'lll
KdUC;lC:n()   L'lML-.l
-VithlTietic.l      .           .
Hysi'-'n'-
CrL-uRrapiiiii  .
 AniiTl«i't.'-  iine'vit^
/..'xilogia
t'hy,sii;;i       ...
 riotanic.i     .
I'h'i'si.'ilo.^ij

         PienoLociA:
 .' ].nK':;i;:i<i psvchic;i Jii cri;nn;a

         U(..;nl-:S 1>H C01SAS:

 ";  p;ir;i-]'L!in»    .    .        .    •    •
  i papi-'i

 A chiiv.i

 •'} vi.-ntu  .
 '• i   ,;ll.i
 fi •,-id!(.  .    .                    .
 ill pLirdk-r .          •
 i ) :ihac;iM         .....
 '\- ni'l!L-< L ;!•' plunia^-  .

         OLIEST6KS GERAE^:

  \   •i<tiiii;c;iri nn-; Filipinii.-  .

         I..I'ri-:KATl.ll<A INFANTIL:

  A .iv'i       ...
  i ^11!,]   hdil   lie.HI
  i-jn teria^ ....
  L)f ^ementr •i norL'^l.l
  allied     .       ...
  i') irahalho .....
  ^ iL'rr;t ^f Iracfni;!
  \> rain i-' ;i lima .
  i ! Kirdim d;i \-nvf'i .
  A iliheric;!"
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     NOS ARRAIAES DO ENSINO:

Do espirito phil'osophico no ensino .

     VULTOS E FACTOS:

Villa Lobos    .........

     METHODOLOGIA:

Processo educativo    ......."

     MUSICAS E CANTOS ESCOLARES:

Hymno escolar   .........

     EDUCACAO PHYSICA:

Jogos escolares   ........

     LIVROS, REVISTAS ETC.:

"Seara patriotica"    .......
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