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     A's questoes de ordem puramente didactica, desen-
volvidas nesta seccdo, accrescentaremos hoje mais uma,
ciija importancia reclama particular attencdo dos que se
dedicam d cultura intellectual da infancia.

     Referimo-nos d INTERROGAC.AO, applicada no ensina-
mento infantil, em que a prelecgao jdmais deverd prevale-
cer, por iniitil, prejudicial e contraproducente.

     A INTERROGACAO, embora seja um processo seguro
para o bom exito duma licdo; ndo obstante incorporar-se
ao methodo intuitive como poderosa auxiliar da analyse,
pode, entretanto,tornar-se negativa, si ndo obedecer a um
enter w vasado nos moldes da boa Pedagogia.

     Nao basta interrogar; e precise fazel-o de maneira a
 conduzir o alumno ao conhecimento da verdade, por si
 mesmo; necessario e que o professor, ao formular suas
 perguntas, faca-as derivar das proprias respostas dos dis-
 cipulos. E' este, sem duvida, um trabalho penoso, mas
 em compensacdo de resultados incalculaveis, por isso que
 a INTERROGACAO assim praticada dirige-se principalmente
 a reflexao, ao raciocinio; conduz a mente a locubracoes,
 que a fazem assenhorear-se inteiramente da verdade.

     Seguindo essa norma, o mestre remover•d um dos
 maiores obstaculos que se oppoem d INTERROGACAO, isto
 e, a sua degenerescencia em questionario esfalfante da
 memoria, em exercicio co?np^^g§?§^g5feri/.
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     Daqui se infere que a uma pergunta, cuja resposta

represeiita para a crianca um conhecimento novo, deve
sempre preceder outra, ou outras, sobre nocoes anterior-
mente adquiridas pelo pe.qu.eno estudante, e que se relacio-

nem corn o assumpto da licdo.
     0 alumno, nesse caso, responderd conscientemente,

pols •no trabalho mental que realizou, houve induccao e
deduccdo, houve associacdo de ideas, donde surgiu natu-
ralmente a nocdo solicitada, isto e, o conhecimento novo
a adquirir.

     Vemos, pois, em resume, que o principal obje-
ctive da INTERROGACAO e levar o alumno a novos conhecl-
mentos, interrogando-o sempre sobre outros jd adquiridos.
Consequentemente: — nao se deve jamais interrogar o
alumno sobre aquillo que el!e ignora completamente.

    Por ultimo, na INTERROGACAO e precise evitar que as
perguntas encerrem impliciiarnente as respostas deseja-
das, porquanto isto seria recair indirectamente em erro
semelhante ao da exposi^ao, ou da prelec^ao, processo
alias justamente condemnado no ensino primario.



VARIEDADE DE ESTRUCTURA —VARIEDADE DE
                   PHRASEOLOGIA

           0 professor ensinara que ,a mudanca de estru-
       cturfi, ou variedade de est.ructura, se refere a ordem
       dos elemenios da sentenga, ao seu arranjo. A mu-
       danca de phraseologia, ou a variedade de phraseolo-
       gia, e a mudanca daa palavras por outras: e exerci-
       cio de synonymia. 0 alumno podera fazer mais de
       uma mudanca e tera, por isso, nota melhor.

     — Abra, Lucia, o livro e leia o primeiro paragrapho da
pagina 6.

     — Bern. Quando Benjamin Franklin era menino, foi visi-
tor um certo doutor, seu amigo.

     — Comece a senlen^a por Benjamin Franklin.
     — Muito bem. Benjamin Franklin era menino etc . . .
     — Leia, Carmen, comecando por era menino.
     — Perfeitamente. Era meiiino Benjamin Franklin, quando

etc. . .
     — Maria sera capaz de fazer mais uma mudanca?
     —(?)
     — Faca voce, Mathilde.
     — Certo. Foi Benjamin Franklin etc ...
     E' a essa mudanca da ordem das palavras, ou a essa mu-

danca do arranjo das palavras na sentenca, que se da o nome de
mudanca OVL variedade de estructura.
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 ^r ^ • •            Vejamos, agora, outro exercicio.
Istgl:': "           —Leia voce, Amalia, o mesmo paragr,apho, mas mu-

 ^         dando o que puder mudar.
ll^t,-, '           —Bern. Quando Benjamin Franklin era PEQUENO, FEZ
 |^._        UMA VISITA a um CERTO MEDICO, seu amigo.
^'' .             —Quern e capaz de fazer outra mud.anga?
 ^. . ' '          — Leia, Lourdes, e mude o que souber.
 Q1-'"1'.          '  _Bom. Quando Benjamin Franklin era CRIANCA, foi VEK

 |^-' ..       um TAL medico, seu amigo.
%^.      '       Este exercicio chama-se mudanca de phraseologia, ou

%•. -          entao, variedade de phraseologia.
 i^1' '' .            Agora, voces, no caderno domestico, repetirao os exerci-

 ^ .           cios.
 ^',1.. '              Basta uma so mudcvnca de estruct.ura e outra de phraseo-

 ^r''.          logia.
 ^ - !•               Ate am,anha.

J-:
  •i-
  n.
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        NUMERAQAO — RUDIMENTOS

         "Qualquer verdade pode ser facilmente attin-
    gida por este modo: — chegar ao desconhecido por
    meio do conhecido. Algum esfo'-co e necespario para
    se poder applicar promptamente esta regi-a, mas os
    seus resultados sao altamente compensadores."

Professora. — De que familta e, voce, Alvaro?
Alumno. — Eu sou da familia Am,aral.
P.—E voce, Alberto?
A. — Eu sou da familia Moraes.
P. — E voce, Alcides?
A.—Eu sou da familia Castro.
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                                              •. ' -^"^    p. — Cada um d'e nos aqui, pertence a uma lamilla dif-;-.^|^
 ferente; cad,a familia mora na sua casa. Cada familia, por sua- :,-^^^

vez, tern uma ou.mais criancas, nao e assim?/ ^rf'^^
     < TIL-T ^ *• '.'r'^S'-^1

    A.—JNos-somos seis, em casa. , •• "^'"^ia
                                                  > r -^a \-j3°"

    p_—E na sua casa, Alberto? . ,•••.: '^^
    A. — Em casa somqs quatro.' .-'''^MiS
    p, — Os algarismos, como nos, estao agrupados em fami-'^f^i^

-lias, que se chamam classes. Mas as familias, as classes, sao pe-^ . .''^11

 quenas e tern sempre o mesmo numero de algarismos, sempre'>-^||
 tres. E ainda e curioso notar que em todas as familias de nume-_ •^^
 ros encontramos sempre os mesmos nomes. (Desenha tres ca-'.'•M'HP
 sas, sendo a da direita menor, a segunda maior e a terceira"•.-''^K

  • l • \ '' ' "'^'"Mfi

 .amda maior.) ,. '''sg'Wi'j
    0 menorzinho da familia, da classe, chama-se sempre uni-. " ^^

 dade; o seguinte, sempre dezena; e o mais velho, centena.- : -^.^i
    A.—Nos, la'em casa, tambem somos so tres. -., -?^;t|(t§
    P.—Corn uma grande differenQa: voces tres moram na,^€1

                  o • ',- - -: .i&yni's
 rnesma casa, nao inoram' ^ ' ^'. ^^S^'r

     A.—Moramos, sim,^'..•^S^
    P. — Pois os algarismos duma mesma classe ou familia,• -'^•r'

 moram cada um na sua casa. ' .-'.'^-l?^
   o ^ — Entao, unidade, dezena e centena tern cada uma- sua' :.^ ;^^

   P.—(Apontando.) Sim; ha casa das unidades, casa das. ^^pj
dezenas e casa das cent-ends. • -.'f-^@s

    Esta primeira familia ou classe, que vamos. aprender,^ ;||j^
chama-se — classe das unidades. .' -i ^|aij

    A.—Cada classe tern tres casas, nao e? ,/ '^llll'
 • p.—Justamente. (Escreve 143, collocando um algarismo• "'. n^SJ

.dentro de cada casa desenliada.) Leia, Arthur, dizendo o nome• ^ -.^|^
•da casa que cada algarismo occupa.., . ''^^

    A.—3 unidades, 4 dezenas e 1 .centena.^•^
    P.—Leia, Alvaro, comecando pelo filho mais velho.•".-"'''/^
    A.— 1 centena, 4 dezenas e 3 unidades., " '''j^
    p — (Fara ler muitos numeros.)- Agora, Alcides, faca o. - ' .-7.^

algarasmo 2 morar na casa das unidades; 6, na casa das deze-•»^S&.
  o ' •--•Aai.ynas e 1, na casa das centenas. '. '•'A^

                                      - . ^a^l
 ..,••,'.-'• ,- • ..   .•''.;   ' '..- ^''i^S^

:D^^-iJ&tf-^.L•^ ?".',," -EsEi; "'.^^^c'^a^r^
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li'ljp-" .A.— (Escreve.) 162.
' ,3^;P-— (Dara muitos exercicios identicos.) A's vezes o mo-
| \ j|^',rador desoccupa a casa e ella fica fechada; esta vaga. Foi o que
| ^:- ~se deu aqui. (Escreve 207.) Todas as vezes que uma casa esta
\ 'f^vaga, pomos nella um zero, como signal.
^ ^)A.—A casa das dezenas esta vaea.

  -L-;^ l = t • . 0

I ^:'-P.—Leia, entao, voce, Antonio.
I ;L^".A. — 2 centenas, nenhuma dezena e 7 unidades.
'f. ^.-" 'P.—Leia, sem mencionar a casa que esta vaga.
I ^/4. — 2 centenas e 7 unidades.
| J^.iP-—Venha, A.lfredo, e faca o algarismo 1 morar n,a casa
| | ^ - - •das centenas e o 8, na casa das unidades.
I ] r^/'^-—E a casa das dezenas? Esta vag,a?
Jp,^ .P.—Esta.
| § ^ :, A.— (Escreve.) 108.

S ;! ^.P.—(Dara bastantes exercicios.) A's vezes acontece que
^ b^"''1 -ha duas casas desoccupadas. Como faremos?
^ •^ • . A.—Pomos 2 zeros.
i^ '_Ur1 -]
| ?.j^:"P. — Muito bem. E' precise cuidado para se marcar certo
'I • ^D;a casa v,aga. (Escreve 400.) Leia.
| ^ ^•".A.—Quatro centenfls. ,
^ T^'P. — Podemos tambem dizer quatrocentos.
\ t i'^':^-—A casa das unidades e a das dezenas estao vagas.
I J^":.P.—Venha, Amadeu, escrever 6 dezenas.
• | ;™'.-A.— (Escreve.) 060. A cas,a das centenas e a. das unida-
? : fe'1des estao vagas.

'-{ ] %"P. — Que familia, que classe e esta?
i.'iiy. , -A-—E' a familia, a classe das unidades.
i y'-iP. — Quantas casas oocupa essa classe?
1 Tj^l^^11 '

i i gipj'"•—Cada elasse tern tres casas: a casa das unidades, a
T ^C'casa das dezenas e a casa das centenas.
\il,K ^r'l I -
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                      OS CEREAES

              "0 que e necessario, nao e um conhecimento
         tao completo quanto o livro possa dar, mas uma
         idea clara, dentro dos limites da capacidade da cri-
         anca — um conhecimento, emfim, que abra caminho
         a conhecimentos novos."

     Alumno. — E' verdade que o arroz e um cereal? Eu pen-
sava que os oeraaes erarn plantas que serviam para alimenta-
cao dos animaes.

     Professor.—Nao e assim: nao so o arroz, mas diversos
vegetaes de que nos alimentamos, sao cereaes.

     Nem sempre os homens plantaram o que comem.
     A.—Viviam de fructas, raizes, caca e pesca, nao?
     P. — Justamente. Depois, domesticaram animaes e apro-

veitaram a sua came. So mais tarde e que comegaram a
iazer plantacoes, a principio em pequenas quantidades,
junto as habitacoes; mais tarde plantaram campos enormes.

     Prestaram culto a essa boa terra que Ihes proporcionava
tanto e tao bom alimento.

     Todas as plantas da familia das gramineas, que produ-
ziam espigas e cujas sementes eram farinaceas,, ioram consa-
gradas a uma deusa chamada Ceres. E foram por isso chama-
das cereaes.

     A. — Entao, o trigo tambem e cereal?
     A.—E o milho?
     A. — 0 oenteio?
     A. — A aveia?              /
     A. — A cevada?

     A. — E o arroz que eu pensav,a que nao era!
     P. — Todas essas plantas sao cereaes, m,as de cada uma

dellas ha grande variedade. "
     A.—Entao, o trigo nao e todo egual?
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     P. — Ha, muitas variedades de trigos que prosperam era "'
climas e terrenos diversos. Uns saem corn facilidade da casca,
outros ha que precisam vir ao moinho soffrer a accao da m6.
Ainda ha o trigo duro, 'cujo grao e meio transparente, e o trigo
tenro, que se esfarinha corn facilidade.

     A. — Qual e o melhor?         ^
     P. — 0 duro e mais substancial.
     A.—Porque?
     P.—Na farinha de trigo ha du.as substancias principaes:

o amido e o gluten. 0 trigo duro tern mais gluten, que e da
mesma natureza que a carne, os ovos e o leite. Tern a proprie-
dade de alimentar, desenvolver os musculos.

     Do milho ja aprendemos quantas variedades ha.
     A. — 0 milho pipoca e a qualidade de que eu mais gosto.
     P. — 0 milho e planta originaria da America onde o sen

 consumo e enorme. Verde, serve de forragem. Alimento muito
 sadio e nutritive, e o milho aproveitado sob differentes f6rmas.
 Depois do trigo, e o cereal mais substancial e nutntivo.

     E o arroz, voce nao conhece?
      A.—Nunca vi plantacao de arroz.
      A. — Pois eu ja vi muito arroz plantado. E' uma plan-

 tacao linda!
     P. — E' tambem um cereal proprio dos paizes quentes.

 Da muito 'bem nos logares humidos. Delle se faz farinha,
 mas o seu uso commum e em graos. Augmenta de tamanho,
 quando cozido. Nao contem muito gluten, por isso e pouco
 nutritive.

      A. — E o centeio?
      p,— (Mostra a estampa de espigas de centeio, si for mi-

 possivel obter o centeio.) Eil-o aqui.
      A. — Ih! como e cheia de fiosi
      ^_—Os seus graos sao maiores que os do trigo.
      p. — Este cereal e muito modesto. Da-se bem em terras

 pobres.
      A. — E' por isso talvez que nos nao temos centeio. As

 nossas terras sao tao ricas!
      P. — Alem do grao, corn que se faz o conhecido pao de

 centeio, aproveita-se a palha para' cobertura de ranchos, para
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      Alumno. — Eu vejo diversas cobras.
      P.—Ellas sao animaes verlebrados pertencentes a que

  classe?                                        '-
      A. — A' dos reptis.
      P.—Muito bem! As cobras do Brasil podem ser dividi-

 das em duas grandes especies: venenosas e nao venenosas.
      A-—Gomo podemos distinguir as cobras venenosas das

 aao venenosas?
      P. — Vou explicar. As venenosas tern um orificio — bu-

• raco lacrimal — entre o globo ocular e a fenda nazal. A ca-
 beca e chata e triangular. A pupilla e em. fenda vertical A
 caiida e curta. A cabeca ainda e coberta de escamas e estas
 sao salientes no corpo.

      A. — E as nao venenosas?
      P.—Essas nao tern o buraco lacrimal. A cabeca nao e

 chata e nem triangular. A pupilla e circular. A cauda e mais
 longa que a das venenosas. A eabeca e protegida por um largo
 escudo. Ellas tern o corpo coberto de escamas lisas.

     Ha cobras que, apesar de se parecerem corn as venenosas
 nao tern peconha.

      A.—Que e peconha, professor?
     P. — E' o mesmo que veneno.
     A. —A gente soffre muito, quando e mordida por lama co-

 bra venenosa?
     P. — Sentimos dores no logar da mordida. Alem disso, o

doente sente muito trio, cansaco geral, vomitos, dejeccao do-'
lorosa, acceleracao e enfraquecimento do pulso, abaixamento
de temperatura, hemorragia etc.

     Chama-se ophidismo ao resultado do envenenamento do
sangue das pessoas mordidas pelas cobras venenosas.

     ^- — Como podemos evitar as picadas das cobras?
     P. — Protegendo as partes do corpo mais faceis de ser

•atacadas por eUas, como os pes, as pernas e as.maos; fazendo
guerra as cobras venenosas e nao andando a toa pelos matos e
seus arredores.

     A. — Que se ha de fazer para acabar corn as cobras vene-
aosas?
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J^S^   P. — Matal-as e proteger os animaes que sao inimlgos

  g|S;dellas, como: o porco seivagem, magustas, ouricos, arganazes,
S^/Stkangambds, emas, seriemas, jabirus, gavioes, a cobra coral nao
M^^venenosa e a mussurana.
['^     A.—E como se faz para soccorrer uma pessoa mordida
^lifpi.por cobra venenosa?
B^    P. — Antigamente, usava-se amarrar a parte do corpo

   rf'acima da mordedura, para evitar que o veneno entrasse na cir-
'(&•&culacao do sangue. Davam-se purgativos, diureticos, suadouros
.'^ etc. Nada disso, porem, produz resultado.
^S^     Hole temos o soro anti-ophidico, da autoria do nosso pa-
f^S- tricio, o grande scientista Dr. Vital Brasil. Esse soro e o reme-

life? dio efficaz, contra as mordeduras das cobras venenosas.
^F'-     Ve]am este outro quadro. Elle representa o modo pratico
til- de se apanhar uma cobra, para se Ihe extrair o veneno, a ma-

HJE' neira de se tratar dum doente etc.
K:     Quando uma pessoa R mordida por uma cobra, a primeira

     coisa que se precisa saber e si a cobra e venenosa ou nao, e
Sf- a que especie pertence. Apanha-se a cobra, viva ou morta, e exa-
^ mina-se-a. Si nao for venenosa, nao sera preciso applicar soc-
|a,v corro algum,
^      A. — E si a cobra fugir, como poderemos saber si e vene-

^- nosa ou nao?
^      P. — Pelo ferimento. A mordida das cobras venenosas,
%  apresenta dots ferimentos perto um do outro, formando dois
Jpontos vermelhos do tamanho" da cabeca dum alfinete. A's ve-

     zes, apresenta quatro ferimentos, mas dois sao superficiaes.
y'       A mordida das cobras nao venenosas, apresenta quatro
|i.- ferimentos, mas todos superficiaes e sangrentos.
^g        Uma vez conhecida a cobra, emprega-se o soro, de ac-
S'   cordo corn a especie da cobra. Aasim, para a mordida da cos-
It   cavel, emprega-se o soro anti-crotalico; para a da jararaca e

,4   urutu, applica-se o soro anti-bothropico ou o anti-ophidico; fi-
^?   nalmente, contra a mordida das coraes, emprega-se o soro anti-
"[n _
§'-• elapineo.
ISf       A.—E si a cobra nao for encontrada?
^       P. — Emprega-se o soro cvnti-ophidico.

»£-
-^BS.S-.
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        f.     (jiini) <'" i|in' ~r ,:i|)|il ic.i o .'urn'.''

       /'.     L-cullic-sc ;i |i:irlr iln riir|)ii iniili' li.ij,i ,ilii]inl;iiiri;!

llr Icrlili) (•I'lluliir.

       l.,;l\J-~r ;1 ]);irlr r.-'Cllllllilj, rolll >li;ll;l r <jli;lil: | iil.-^il--r-1 i r

ilr|)iil' il^llili'dcillc. |),ll':l il |l('!lr llr.ll ln'Dl l||H[i;i r r\ll,!i  111-

1 l,;iiiitiia(;i'ir''. rn'M'-s^ iiinj scriiip:;! ilc 10 a 20 rriilimrlt'd-. ri!-

lurn^. ilnranlc Io tniimtii-. Iiilr()<lii/,-.'r 11 'I'li'o d;i iini|inll:i 11:1

srrill^J «' ;l |!|)1 ic.l-sc-d 11,1 [),irh' ill) riii'jKi r'n illl l(l;l. \n> ca'ir

^i\i\!'s. ilrvf-x' iii[i'cl;ii' ^0 rfiit iiin'trii^ culucns ilr ?orii.

       Si i) iliK'nlc. •lr|)iil' <lr 12 lior.is. iijn nirllii)l';ir. (]!'\r--r

("lll|il't"^;l I' llii\;l 111 |i'<-t\n> dc 10 .1 12 rciillilirll'o' rllliiro^. <) 'nl!'

lii'Vi' 'rr lll]rcl;ldo ill) liiirnlc. <> lll;lis l)l'c\r i)iissi\rl.

       '] (•n!i;iiii miiiln   rii iil;iilii   rdin .i.~   coln'iis!  :\;r i ii/cinl,]-.

-ilii)- (•(>•.. IHIHi;! drvr l;(ll;ir n ^('ll'ii tlllll-l>ltlllllifli. ill 1111 ilr ~r-

I'rlll S<)rriil'l'l<];l- ,,.1^ |.>rs--ii.i^ ,ll;!r;l(lii^ |)fl,l^ c<il)l'<l.'' \ cilclli i'..l~.

        Kll-im'm., Illrlis llicillim-. ,ii)l|rllr~ i]lir ll.'in -.llfflll. Illil"

<HI;llll(i ;l |)rril(lrr;llll lni|r.

                                      n sol,

                    Vl  llll|ii>'sil)l I lihljc ilr nliliT J |>p;ll'rllli!-  |i.llr]

             o 111JI-- '•illl|>lr' r-'llliln iic~lr •l-'Irr, ril lll[irr Irr 11 clll-

             (lililn   de   li)t!l;ll'   n   r<illlirrlilii   r   \ na^ riiSil inrn Ir"

             <'ln-p,;ir mi <ir--riii)lii'rnl(i.

       J'l'iilr.^siif. - - I'nrilllf 1;1/ IIHJI' l;lllln r;i liir'.''

        UlinillO.     I'orijllr 11 .'.nl <'sl;'l nniiln i|lli'll|r.

       /•'. — \ <ir('' nao ^iisl.i do sul'r'

       A. -•   Dd sol ^(i.^ln  Illlllln.  111;!.-,  lli^-lc r.fliil'. i|llr lllr !-.•'(,i

liUfiiticindn. nao.

       /'.-- 1', von""' inilrii-. ^ii^l^in 1)11 sni.''

       A. — KII gdslo.

       A.  - Kn iiiinlx'iti.
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    P. — Contem-me porque.
     A. — Porque o sol faz amadurecer as fructas.
    ^, — Porque o dia e mais alegre, quando apparece o sol.
    ^.—Podemos sair de casa, sem carregar o guarda-chuva.

     A.—Si e um dia feriado, pode-se passear . . .
     p. — Bern. Quern e capaz de me conlar que forma tern o

sol?
     A.—Eu nao sei; nao se pode fital-o.
     p.—Sim, a estas horas, seria imprudente; mas, ninguem

reparou a forma do sol, quando, a tarde, elle vae se e.scondendo.

     A. — E' -redondo.
     A.—Parece ate uma bola de fogo.

     P. — Muito bem.
     A.—0 sol e grande?
     ^.—Parece que eu podia brincar corn essa bola.
     p. _ Venha a janella e olhe, la ao longe, na rua. De que

tamanho Ihe parecem aquelles homens?

     A. — Pequeninos.
     P. — Porque Ihe parecem pequenos?
      A. — Porque estao longe.
     p, _ 0 mesmo se da corn o sol. Esta muito e mnito longe

 de noa.
      A.—Quantas leguas?
      p, _ Voces ja aprenderam os multiples do metro. Deixe-

 mop as leguas de lado e vejamos o myriametro quanto vale.

      ^._ 10.000 metros.
      p._0 sol dista da terra nada menos de 15 milhoes de

 myriamelros.
      A.—E elle se move?
      p. — Sim, tern um movimento de rotacao. Como fara elle

 esse movimento?
      ^.-(?)

      P. — Girando sobre si mesmo.
      A.—Como descobriram isso?
      p. — por meio de apparelhos apropriados, notaram que as

  manchas do sol ora eram vistas, ora nao, e dahi concluiram o

  seu movimento.

"\
 ^'t
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      A.—Mas. die ainda gir.i .10 rcdor d;( terra.

      P. —- Nfio. ineii meniiio.

      A.— Mas. si nos n vcincs lc\;int.ir-s<- dc m.iinli;i redo c dc.--

(i))jj;irpcer ;i tardc!

      P. — V <><•.("' j^ \ i;ijcn'r'

       ^. — Jit. sini. scniior.

      P. - - QIIC vin. \DCI"- da jitin.lla do Irciii?

      A.-- As ;ir\i)rcs. ;ts rils.is. liido no (•;iiniiilio (•orrrr p.ara

Ira/.

      P. — r. fssrs ol)|cclos (.•orriatn iiicsinoy

      A.    N;io, senlior: (•r;i o trein que ronr/i.

      P. -- P»is r ;i Icrra i\ui- gir.i. ^ir;, (.oji, iiin;i vi.lorid.iij,. in.

i-rivl.

      A. -— (;uin o srii nioviiin'nio dc l(l^,.^•<^oy

      P.—JllstclllK'lltr. c ;l m')S pjrrri' <j|ic c o sol i)llc ^irrt

tio redor (Ir nos.

      \ oct'- ciilendpi]?

      A.—Entcndi. sini. sfiilior.

      P. — i^iil;1o, »"\))!iijiit'-inc.

      A.   - Piirrrc (]iic c o .sol i[iir ^ir;i o rci|<"ii d;i Irrr.i: in;is

«'• o <'oiilr;irio: j ICIT;! ('• i|iic ^ir;i ;io rriluf ilo sol.

                              \imc( I.\(;('»KS
                   " I'l'iK'iirr ili'srohrir n;i |i(^"io ;i^ sciiif||);(iicas '•

            .iiii.ilogias coin .is vrrd.uh's niitis faiiiiliarinentf roiilir-

            cidrts c fin;;i drll;f- illuslr;n,ws [)ara tnellior (••scl;i-

             t'rcer c iniprimir ;ts vcrdadcs ;i rnsiii.ir."

      J^rojessor. -- Que acoiilrc^ii ;i \oc<"'. Anionio'.'' Ponnif esli"»

(indrindo <'<)in d |jern<i diift!':'

      .^lit.inno. -— Rn tiiticliiKiiK'i o ]ocllio.
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      P. ---Talv*';/ livessr ofTcinfido o ligtinn'iiln do jopllio.

      .!. — Our ('• lif.amentd'.''

      P. -  INao l);>sl;t i)llr os ossos cstfjillll collocados cm posi-

i;;1o para s<. movcrcm. para sc artirnlan'm. Sao riles i.'onscrva-

dos fin sens logares i.' ^ovcrnados em sens inoviinenlos por for-

te.- rordoi."- (•slirai)(|iii(;iidos. cliatnados liiiiimcuios. (|in- prfii-

ilrni 11111 os.-'o ;io oiilro.

      .4. — Entao. (oi cssc cordao ijnc Anti^nio nuvlnicou.

      P.-- ^iiiiK'.i rcptirafain. i(iiainlo se trata de Irincliar 11111

pen'i. on nifsnio lima gallinlia. a rpsistrncia ([lie algiima? jiinta.'

of Ifrrcfin'.''

      .1. -• Sao inn,a' rs[)f'cif dc nrrvos qn^ |)rrnd<'iti a.' jiiii-

las.
      I'.     I'oi- rsscs sao os ti^d.itirnld.^ i\i\^ ])rctidi'in as (irliru-

t'llC.'-.

       i. -   I', o <|ii!' ^ao iirln'nld^ucy'/

      /'.  - Sao junlas. roino (lisscrain.

       i. -  C.onio sc V(\ alii iu-ss(" rs(|iicl(--lo. nao •'•'.''

      /'.    Kxaclanicnif. ( Mostraiido arti<-iilacut's.) .-(r/fcw/c/a^.s

 on jiniifi.', ~ao as parlr-. oiidc dois ossos sc 1ii;ai>i. \'ari,ain. ron-

 iormc o Iraki Ilio. a l'i]iir(;ao a jn-cenrher. As articulacofs [jodt-m

 •<i"'i iniinoiyi.''. roi)n> a<|iii (ii'.oslraiido no i.'raiifo) a do Irorlid

 roin os iKirn'tne.^. .11 dos fiiirii'l.iir^ coni os tt-'m iiurin'^ (.'tc.

       .1. — Fnrontnam—c inas nao se inuvem.

       P.-- Eiitff duas \»'rlcl)ras sm'C(;'ssi\as lia lima oiitra i^s-

 pt'rir dc arlicnla<'ao: a .•'eiiii-!ti(ir<'l on syni/lit y.x's. AIn, as su-

 Itfrl'irirs os-cas sao sfparadas por ligamcntos riija cLisliridadr

 pcriniKc ;'|s \(>rl»-l)ra^ sc iiiovt'rciii ligeirampntc. As duas pn-

 DK'iras \i'rlrl)i'a^ c<'r\ ic'af — o nllris c o r/.rf.s — Icm mais ino-

 \ iinfiiio.
       A. - - Sao c'-as duas \ (-rl^liras i.\U{- Diovemos, qiiando di-

 /cifios sini r lido rom a rai»t"<,;a?

       P. - Sim ... E finali-neiile lia cis artirulacoes mareis. ([lie

 -ao as mais variadas e iniinerosas.

       A. — .No joellio, no cotovelo ;is articulacoes sao moM'is,

       P.—Sao lambrin as arlimlacoes mais (•(iinplirada?.

       \^jainos o sen rotovdo. Alcidf's. como f que sp articnia.''
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^*. ; '- ' 'A. •—Posso dobrar o cotovelo so numa direccao: corn o&
' -f • ••'ante-bracos para dentro.
'''f-^-" .^A.—0 joelho dobra so para traz.
 ^ .^~ •-•P.—Estas. articulagoes, alem dos ligamentos, tern uma

^,-i-Q., ltmembrana que guarda uma especie de lubrificante para fazel-
:t1^'^,,as funocionar bem. A membrana chama-se membrana syno-
[; ^ I -vial e o liquido, synovia.
.'"" c^'

                                      ESTRADAS DE FERRO

rF     •                                            ii
iI a 4-                     ESTRADA DE FERRO "SAO PAULO RAILWAY"
^"\

                                  Ainda nesta licao, e sempre que o professor en-
j.'                     sinar as criancas as estradas de ferro do Estado, deve
i'                       idealizar viagens corn os alumnos, usando o mappa
,;:' .                     e as gravuras, e tracando, finalmente, no quadro-negro
^    .                  todo o caminho percorrido. Os alumnos deverao fa-
^                      zer o mesmo no papel.       „
'€      n'       "  '        '

f. 'i         ' .                                                                                                                                                   '"'

^   •_':_•.            Professor. — Attencao. Conforme Ihes prometi, vamos
>•             hoje fazer outra viagem. Desta vez, porem, partiremos de San-
 1,             tos, para de la entao comecarmos a nossa excursao por uma es-
 {              trada de ferro muito imporlante, da qual voces naturalmente
 •'' '            ja ouviram falar. Vejam, no mappa, como ella se chama.
 II                 Alumno.—Estrada de Ferro Ingleza.

 ^                 P. — Sim, ou melhor, Estrada de Ferro Sao Paulo Railway.
 v             E' bem administrada, pertence a uma companhia ingleza, e por
 s^;. ''^,.       ella se faz todo o commercio de exportacao e importacao do
 ^ ftl^,'"        nosso Estado, e dos Estados de Minas-Geraes, Goyaz e Mato-Gro-
 ^i.^^         so. Como voces estao vendo aqui no mappa, ella liga as cidades
 '4il?         de... fale, Roberto,
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     A. — Santos, S. Paulo, Jundiahy, Atibaia, Piracaia e Bi-a-

ganca.        '      ^
     P. — Muito bem. 0 ramal que vae a Braganca e conhe-

cido por Estrada de Ferro Bragantina, mas agora passou a fa-
zer pai-te da Estrada de Ferro Ingleza. Nao havera outra es-
trada (me ligue S. Paulo a Santos?

     A. — Ha a estrada de rodagem chamada — Cnminho do

Mar on do V ergueiro.
     P. — Isso mesnio. Vamos, entao, nos transportar para la,

fazendo a viagem em automove]. De Santos, enlao. comecare-
mos a nossa viagem pela fngleza.

     Prompto. Eis-nos em Sanlos. E' a primeira cidade do lilo-
ral paulista; o segundo porto do Brasil, muito commercial corn
extensud caes para o service de embarque e desembarque de ]i;is-
sageiros e cargas; e emporio de giande commercio de cale. E
a terceira cidade do Eslado em populacao, que vae alem de 105
mil hal)itantes. Possue bellos edificios, Alfandega, Con-eio, Pci-
lacio da Bolsa. Santa Casa, igrejas, hoteis modelares, theatros,
grupos-escolares, Gymnasio, Escola de Commercio, prai.as bel-
 lissimas e algumas faljrica;-,. E' sede dum bispado. Esta ligado
 a S. Viceinc por bondes electricos e a outray localidades do ;'ul
 do Estado, pela Estrada. de Ferro Sul de S. Paulo, que tem a sna
 estacao inicial na Avenida Anna Costa. No rieu municipio esta •
 localizada a povoacao do Guaruja, optima e esplendida edtac-ao

 balnearia.
      Possue l.iellos monuinentos, como o dos innaos Andradas,

 de Bartholomeu Lourenco de Gusmao (pe e o inventor do . . .

      A. — Aeroslato.
      P. — E' terra do poeta Xavier da Silveira.  Este e Gus-

 inao sao os sens filhos inais illustres.
      No convento do Carmo podemos visitar o tumulo dos An-

 dradas que, como sabem, muito trabalharam pela . . . o que,

 Luiz?
      A. — Pela independencia do Brasil.

    ea,?. — Bravos! . . . Mas, vamos para a eslacao, que e vasta
 e bonita e tomemos o Irem, para iniciarmos a nossa viagem. Dei-
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1^.• 1 —————————————————————————————
 ^; •xando Santos, iremos parar em. . . acompanhem no mappa e vao
 ^•;' respondendo.
 I";A. — Cubatao.
 |^'.-,' P.—Pequena localidade'onde se faz vasta plantacao de
 ^.bananas, que exportamos em grande escala para a Argentina.
 ,';;_•..Daqui so iremos piarar em . ...
 1^ '• • A. — Piassaguera.
 4";'... P. — Logar pouco povoado, onde o trem se demora um
 ?, "pouco para trocar de machinas e, dividido, comeca a subir a
 lv•s•' serra do ... vejam o nome da serra.
 ^•':.: . A. — Serra do Mar.
 I.1;.,P. — A subida e feita por meio de grosses cabos de aco.
 ^ •'. '. que correm sobre fortes carretillias, e emquanto um. trem sobe,
 IB'-,' outro desce. Que majestoaas florestas .cobrem a serra! E
 "v:ha homens que destroem tanta belleza, de tanta utilidade! De-
 11 ''.':pois de passarmos sobre viaductos imrnensos e sob dezenas de
^.;1,1;-,tuneis,.eis que chegamos . . . onde, Paulo?
 1'F^;' 'A.—Ao Alto da Serra.
 ^;, ., P.—Onde o trem para alguns minutos para trocar de
 ^•"''. machina novamente.

 !•'"Aproveitemos o tempo para 'tomarmos cafe. Aqui ja ha
 f-'.,.um grupo-escolar. A campainha esta tocando. Vamos partir, e
 ^1'agora so iremos para-r em S. Bernardo, depois de passarmos pe-
 ^' •"i,-,:,'las estacoes de. .'. vejam no mappa.

 -^T,'• • ' - A.—Rio Grande, Ribeirao Pires e Pilar.
 ^_'P.—S. Bernardo possue ja grupo-escolar e muitas fabri-
 ^,:•: •cas. Esta .ligada a villa do mesmo nome, por uma estrada de
 |-i -.rodagem. Ja comegamos a avistar S.-Paulo. Ja passamos pelas
 r'^estacoes de S. Caetano, Ypiranga e Mooca. Eis que o trem para

J1^','. na estacao do Braz. Daqui iremos a estagao da Luz, que e .a pri-
  ' • .meira do Brasil e uma das roais bellas e importantes da Ame-

 h.-'.rica.

 ^L:. 'S. Paulo, como voces sabem, e a capital do ...
 t^- A. —Estado de S. Paulo.

 nP-—£'8 primeira cidade do Estado, corn 750 mil habi-
 n,!,,,tantes, muito commercial, -nmitissimo industrial, corn bellisstmos
 ^'edificios publicos, monumentos colossa'es, theatres esplendidos,

ij&U;
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hoteis modelares, igrejas cleslumbrantes, jardins maravilhosos,
bairros chics, de palacios encantadores, bairros operarios corn
dezenas de fabricas importantissimas, extensas avenidas onde o
movimento de vehiculos e tao grande que j'a chega a impressio-
nar as autoridades administrativas; escolas superiores de pri-
meh-a ordem, gymnasio, dezenas de grupos-escolares, centenas
de escolas, hospitaes que rivalizam corn os do centres europeos,
numerosos quarteis, instituto-disciplinar, penitenciaria-modelo,
que e tida como a primsira da America'do Sul. E' centro donde
partem varias estradas de ferro; e sede dum arcebispado etc., etc.

     Deixando corn saudades esta "cidade artistica", a: "New-
York brasileira", iremos ate onde, Mario?

      A.—Ate Jundiahy.
     P.—Depois de passarmos por diversas estacoes. peque-

nas, •como a de Juquery, que esta ligada a villa do mesmo nome. •
     Jundiahy e uma cidade que fica a margem esquerda do

rio que Ihe da o nome, sobre uma extensa collina. Tern bom
clima, commercio florescente, industria de tecidos de algodao,
grupos-escolares e e ponto terminal da Ingleza e inicial da Pau-

lista e Ytuana.
     Antes de chegarmos a Jundiahy, si quizermos ir a Braganga,

 Atibaia e Piracaia, que precisamos fazer? Vejam no mappa.
      A. — Precisamos tomar o ramal que sae de Campo Limpo.
      P. — Mas . . . Voltemos para S. Paulo, nao convem

 ir aquellas cidades. Braganca e ja uma boa cidade, commercial,
 ponto terminal da antiga Estrada Bragantina e e sede dum bis-

 pado.
      Gostaram da viagem? Estao cansados?
      You repetir nossa viagem no quadro-negro, reproduzindo-

 a corn o giz, para nao nos esquecermos mais da agradavel ex-
•cursao. Voces facam o mesmo no pa pel; depois irao par-a casa,
 repousar um pouco e estudar bem a licao de hoje. Como pre-
 mio, eu Ihes prometto um novo. passeio. Estao contentes?

      A.—Sim, senhor.
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 OBSERVANCES SOBRE-UM CAO, UM GATO E UM COELHO-

               0 estudo da zoologia deve comeg.ar pela compa-
          racao dos animaes .mais conhecidos para depois, ve-
          rificando-se as semelhancas e differengas, separal-os,
          classifical-os, ^conforme os caracteristicos . communs,
          em classes, ordens e familias. Um estudo assim feito
          sera muito mais proyeitoso do que a nome'nclatura
          de ordens e familias, indicando os animaes que-
          pertencem a cada uma.

     Alumno. — Joaquim disse que tern um gal'o tao grande,
 que parece um coelho. Enlao, um gato pode la se parecer corn'
 um coelho?!

      A. — Eu aeho-o mui^o differente..
     Professor. — Vejamos esses dois animaes e examinemo&

• bem as suas semelhancas e differengas. Voce, Joaquim, por-
 que acha o seu gato parecido corn o coelho?

      A.—E' porque elle e grande eomo m-a coelho.
      A.—Os dois sao cobertos de pello.
     P. — Por isso os dois sao chamados pelliferos.

      A.—Os dois tern ossos.
     P; — Sao' animaes vertebrados. •
      A. — Os dois tern quatro pes.
      A. — Sao quadrupedes.
     P. — Os dois mamaram quando .pequenos.
      A. — Sao, portanto," animaes mamiferos, nao sao?
     P.—Justamente. Vamos ver si comjem a mesma coisa?
     A.—O1 gato come muita coisa.
     P. — Mas, que alimento prefere •elle?
     ^.—^Prefere came.     ''
     A.—E ratos.
     P. — 0 gato e, pois, um animal carnivoro.
     E o coelho come came?
      A.— 0 coelho alimenta-se de folhas, de plantas, hervas etc,
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     P.—Portanto nao e carnivore: e herbiwro. Mas, veja-
 mos como e que os coelhos comem?

     A.—Comem roendo, em vez de mastigar.
     p, — Sao, por isso, chamados roedores. Os roedores tern

 a parlicularidade de se Ihes crescerem os dentes a -medida- que
se vao gastando.                               .   .

     A.—Como as'nossas unhas.                      .
     P. — Que ou'tros animaes conhecem voces, qne comem

 roendo?
     A.—A lebre, tao parecida COTII; o coelho.'
     ^ — 0 ra'to, que e um animal' tao •destmidor.
      A. — 0 porquinho da India, ou cobaia.
      A. — A paca.
      A. — A. prea.
      P. — Ainda ha os castores e as capivaras, que sao o.s maio-

 res roedores conhecidos. Vivem em bandos e habitam as mar-
 gens dos lagos e rios de todos os nossos. Estados. Os roedores

':sao quasi todos nocivos.
      A.—Especiamiente os ratos!

    • P. — Ha, emretanto, alguns roedores uleis.
      A.—Come-se a carne •do coelho e da lebre.
      A.—Aproveita-se o seu.pello para chapeos, nao e?
      P.—Sim...  As capivaras sao habeis em mergulliar e

 podem conservar-se embaixo .da agua por muito tempo. Co-
 mfendo as substancias vegetaes que encontram obs'trmndo os
 leitos dos rios, prestain-nos servicos, desembaragando-os para
 a navegacao. Mas, quando se pilham em terra e encontram uma
 plantagao. fazem grandes estragos.

      A. — Entao, a capivara faz bem e faz mal.
      P. — Diga-me agora, Jose, o que voce aprendeu do coelho.
      ^,—0 coeUio e unia animal pellifero, vertebrado, mami-

 fero, herbivoro e roedor.
      ^ — 0 senhor disse que o gato e carnivoro,. porq-ue pre-

 fere carne. Entao, o cachorro tambem e carnivor.o, porque elle
 gosta muito. de carn-e.

      p—Sim; tanfo o gato coil-no o cao sao carnivores.
      A.—Mas elles nao sao bem eguaes.
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     P. — Nao b sao. Pertencem a familias differentes. Voce,
Paulo, que differencas encontra entre um cao e um gate?

     A.—0 cao e um animal mais forte.
     A. — 0 cao e mais affectuoso que o ga.to.
     P. — Sim, o cao e constante na affeigao; e um bom e fiel

amigo do seu dono. 0 caracteristico, porem, que separa o
cao em familia difference da do gato, sao as unhas. Nunca
repararam como .0 gato faz corn as unhas?

    ,A.—Tern unhas muito afiadas.
     A.—Os gatos podern esconder as unhas.
     P. — Diz-se que os gatos, ou felinos, tern unhas retra-

cteis, isto e, que se podem retrair.   Caminharn sem
fazer ruido. Raramente perseguem a presa, mas a esperam es-
condidos. Sao felinos: o rei dos aniinaes, que e o. . .

   '• A..— 0 leao.
     P. — 0 tigre, a panthera, a onga, o leopardo etc. '
     A.—E a fami-lia dos cdes?
     P.—Os animaes desta fainilia sao menos sanguinario&

que os da familia dos galos. Tern o olfacto muito desenvol-
vido. Pertencem a e&ta fa'milia: o lobo, a raposa, o cachprro
do mato, o chacal, a hyend etc.

                        ALAVANCAS

              Para o ensino das sciencias physicas nas e'scola'-
          publicas, desnecessario e a mstallacao de grandes
         gabinetes, onde se apresente as criancas um infini-
         dade de apparelhos que talvez nunca mais ellas
         vejam. Os objectos e os factos diarios fornecem meio&
         sufficientes para o seu estudo.

     Alumno. ,— Eu queria ler a ferga daquelle homem quf
encontramos ho caminho para a escola!

     Professor. — Era muito forley
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     /f,—Si era! So corn uma barra de ferro estava levan-
tando uma pedra enorroe!

     ,P. — Voce tambem e capjaz de leva'ntar um peso bem
grande, si fizer como o homem, isto e, si usar uma barra.

     A. — Vamos experimentar?
     P.—Veja si voce e capaz de levantar minha escrivaninha. .

    'A.—(Experimentando.)   Nao posso.  E'.pesada. .As
gavetas estao cheias •de liyros.

     P.—Aqui temos a barra de ferro usada na porta, a noite.
Ponha-a embaixo, deste lado da escrivaninha, e experimente.

     A.—Assim consegui ei'guel-a bastante. Agora eu sei que
era a barra .que dava forca ao hoirnem.

     P.—(Dando ao akmmo uma -noz.) Quebre esta noz-
Alvaro.

     A.—(Experimentando.) . Esta dura.
     A. — Elle nao tern forga.
     P. — (Da ao mesmo alumno uma noz e u'm quebra-nozes.)

Aeora, experimente quebral-a.
     A. — (Quebra corn facilidade.)  Prompto.
     p. — Era a mesma noz.   Como foi- que elle conseguiu

 quebrar a noz desta vez?
     A.—Ah! porque elle usou .0 quebra-nozes.
     p. — E' como o caao, da barra que moveu a escrivaninha.

 Vao aprender que essa barra, • esse quebra-nozes, ou qualquer
 outro instrumento que tern por fim fazer corn que uma forca re-
 lativamente pequena venga uma forga maior — esse instrumento
 chama-se alaranca.

      A noz que queriamos quebrar e a escravaninha que queria-
 mos levantar, tern o nome de resistencia; a forca que emprega-
 mos chama-se potencia; o logar onde firmamos a barra no chao,
 ou o ponto onde se encontraram as duas partes do quebra-nozes,

• e o ponto fixo.
      No caso da barra que o homem empregou na pedra, onde

 estao cada uma dessas coisas, Augusto? Va ao quadro-negro,
 faca urn desenho e marque-as corn as iniciaes.

      A.—'• (Desenha.) A potencia esta -nas maos do homem;
 n ponto fixo esta no logar onde a barra se apoiou no chao; a
 resistencia esta no peso que a pedra tern.
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     P. — Muito bem. Diga-me, Arthur, o que esta no meio?
     A. — No meio esta o ponto fixo.
     P. — Essa especie de alavanca cha.ma-se interfixa.
     As tesouras tambem gao alavancas interf'ixas. <Explica

onde estao os differentes pontos.)

     Veja'mos agora o quebra-nozes.  Onde esia a polencia?
     A. — Na. mao.
     P.—E a resislencia?
     A. — Na noz.

     P. — Faca um desenho marcando esses pontos corn as ini-
c'iaes, e diga-me o que ficou no meio.

     A.— (Depois de desenhar e marcar.)  A resistencia (^sla
no meio.)

     P. — Entao, esta alavanca e inter-resistente.
     Pegue nestas pingas, Alcides, e erga esta penna da mesa.

Onde esta a resistencia?

     A. — JNa penna.
     P. — E a potencia?
     A.—Nos dedos.
     P. — E o ponto fixo?
     •4.—No logar onde os dois lados da pinga se uneni.
     P.—Desenhe, Alfredo, para me dizer o que f'ica no meiu.
     A.—(Depois de desenhar.)  A'polencia fica no nu'io.
     P. — Esta alavanca e inter- potente.
     Fique agora mais lon^e. Pegue na barra, mais na ponla.

e experiinente erguer a escrivaninha.
     A. — (Ergue-a mais do que da primeira vez.) Acho que <"u

tambem seria capaz de erguer a pedra.
     P. — 0 segredo esta no modo especial corn que a forga e

applicada ao pe.so que ella tern que remover. Quanto mais
coinprid'a for a barra usada, menos forga sera iiecessarici-

empregar.
     0 que lalvez va Ihes parecer extaordlnario e que no nosso

corpo temos tres generos ~de alavancas;
     A.—Que engragado!
     P. — No equilibrio da cabega sohre a columna vertebral,

temos ,alavanca interfixa. A resistencia e o peso da cabeca que
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tende a cair para a f rente; o ponto fixo on pohto de apoio e a
articulagao do craneo corn a colurana vertebral; e a potencia
esta nos musculos da nuca, que se contraem sustentando o peso,
da cabega.

     Quando andamos, fazemos uso da alavanca inter-resip-
lentfe. A resistencia e o peso do corpo; o ponto •de apoio e o
contacto da ponta dos pes corn o cha-o; e a potencia e represen-
L'ada peflos musculos das pernas.

     A.—Falta a alavan'ca ' inter-potente.
     P.—Desta especie ha muitas alavancas no nosso'corpo.

Na flexao do ante-brago sobre o .brago, a potencia e o musculo
 biceps; o ponto de apoid e a articulagao do cotovelo, e a resis-
 tencia, o peso ei-guido pela mao.

 A GEOMETRIA NA AULA PRIMARIA

     Na escola primaria deve predominar o ensino
intuitive, desligado do esforgo de memorizagao.

     As ligoes devem ser ministradas objectivamente
e processadas corn todos os requisitos pedagogicos, de-
vendo o professor conduzir mui brahdamente sens
alumnos, afim de que o conhecimento venha natural-
mente, sem .esforgo intellectual dos educandos.

     A sciencia pedagogica moderna condemna, sob
todos os pontos de vista, o ensino dogmatico.

     Nunca affirmar o que os alumnos nao viram e
nao sabem, mas sim p^rtir sempre do conhecido para
o desconhecido.    ' , .

     0 ensino feito objecdvamente, faz entrar em
accao todos os sentidos dos educandos, acgao essa que
contribue sobremodo para -fixar em suas intelligen-
cias todos os objectos estudados.
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               Fixados os objectos na memoria, o poder da ima-
          ginagao e uma base solida para o desenvolvimento do
          raciocinio.

               Apos estas ligeiras consideragoes, podemos af-
          firmar que o ensino de quasi todas as materias do
          curso primario deve ser iniciado pelo que se pode
          ver e examinar.

               Este principio pedagogico e simples, e racional,
          porque do visivel a crianga sera capaz de imaginar •
          o invisivel.

              0 ensino da Geometria na aula primaria merece
          especial estudo por parte dos senhores professores.

              0 methodo a adoptar devera ser sempre basp-
          ado na intuicao analytica.

              Primeiramente, deverao ser estudadas as f6rmas
          geometricas solidas, partindo sempre da mais homo-

          genea.
              Os solidos serao estudados como um todo, para

          depois serem analysados em suas partes.

                      AULA PRATICA

                        A ESPHERA

     (0 professor, ao fazer a pergunta, deverd sempre dirigir-se
d classe, destacando um alumno para dar resposta.)

                  APRESENTAgAO OBJECTIVA

     Professor. — (Mostrando a classe uma esphera de ma-
deira.) Quern de voces sera capaz de dizer-me o que e isto?

     Quern souber, de um signalzinho corn a mao.
     (A, B, C, D etc. dao o signal.)
     Prof. — OB vae dizer-me.
     B. — Isso e um.a bola.

    .Prof.—Muito bem! (Mostrando urna outra bola de bor-
racha.) E quern (per dizer-me o nome deste outro. objecto?

     (C, D, E, F etc. dao o signal.)
     Prof. — Diga voce, F.
     F. — Esse objecto tambem e uma bola.'
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                    ESTUDO ESTRUCTURAL

     Prof.- Bravo, F! (Mostrando a bola de madeh-a.) Quern

sabe de que e feita esta bola?      ,

     (Sornente um alumno da classe nao da o signal.)

     P.— (Dirigindo-se a esse alumno.) Voce nao sabe, enlao,

de (me e feita esta bola?

     7. — Nao, senhor.

     Prof.— (Mostrando a mesa.) E esta mesa? Voce sabe do

que e feita?

     /. - - Essa mesa R feita de madeira.

     Pro/. Muito bem! Agora venha aqui, tocar nesta rnesa e

depois segure esta bola.

     (0 alumno obedece a ordern.)

     Prof. — De que c feita, entao, esta bola?

     /. — A bola tambem e de madeira.

     Prof. - - Muito hem, J!

     ESTI'DO COMPARATIVO, DESENVOLVEiMDO 0 PODEK DA

                         1MAGINA(;AO

     Prof.—(Mostrando uma bola.) Quern de voces ja vin

nma coisa parecida corn esta bola!

     (.4, B, C, D etc. dao o signal.)

     Prof. — Diga voce, D.

     D. - - A laranja e parecida corn essa bola.

     Pro/. — Voce, B, diga outra coisa.
     />'. — A jaboticaha tarnbem e parecida corn essa hola.

            APRESENTA(;AO DA PALAVRA "ESPHERA"
                   •a

     Prof. — Bravo, B! (A'1 classe.) E quern quer dizer-rne que

 tin-rna tern uma laranja?

      (/. K. L, N dao o signal.)

     Prof. — Pode dizer, L.

     /,.   A laranja teni a forma duma bola.

     Pro/. — Muito bem, L! (A' classe.) E a jaboticaba? Quern

 sera rapaz de dizer-me que forma tern ella?

      (M. A'. 0, P dao o signal.)
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      Prof. — Diga voce, N.

     A'. — A jabotiraba lambem lern a forma duma l»6la.

     Pro/.—Bravo! (Ensinando.) Porem, ern vez da palavra

l)6la, podeinos dizer lima oiitra palavrinlia que se ch'-una esphc-

ra. Assirn: —- a laranja tern a forma dunia esphera; a jalioli-

caba tambern tern a forma dinna espliera.

      (A" classe. iiiostrainio a bola de borracha.)

     Quern sera capax dc di/.tT-ine que forma tern esia l)6l,a dc

borracha?

      (7, L. M. 1\ dao o signal.)

     Pro/. — Diga voce, N.

     A'. •— Essa bola de burraclia tern a formti duma t'split'ra.

     Pro/.--Muito bem! (A" claase.) E quern sabe di/cr a

forma da jalioticaba?

     {P. 0, R, S dao o signal.)

     Prof. — Pode dizer voce, S.

     5. - A jaboticaba lambem tem a r6rrna diitna t'sph.'ra.

               ESTI'UO UA S^PERFICIL: DA ESPHEKA

     Prof.    Pode sentar-se, S. (Collocando a c.sphera de rna-

deira .soln'e a' rarlpira duin alurnno. pergunta a riasse.)

     Si en 1'argar a t'sphera, <jiiern sera capaz de dizer-iiit' o que

acontece?

     A. B. ('.. 1) etc. dao o riignal.)

     Pro/. — Diga voce, C.

     C. — A esphera rola.

     Pro/. -  Muito bern. C! (A' (.'Jasse.) E <|iiftn salx.' di/i'r-tiir

por(nif a espliera rola?

     { E. F. C. H ^tc. dao o signal.)      *

     Pro/.—-0 G. vae dizer-me. ,

     G. — A espliera rola, porquc P redonda.

     Prof.— Br,avo, G! (Mostrando a e.spliefa a classc.) Estn

].iarte da esphera que lodos voces estao vendo. ('' a |)art(' (l(»i('ira

c cliama-se superficie.

     (Pergunlando a classe.) Quern sahe di/er-rne ijne partc da

espliera e redonda?

     (J. K, L. M dao o signal.)
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     Pro/. — Diga voce, L.
     L. — A parle de fora da esphera e re.dunda.
     Pro/.— (A' classe.) Ern vez de parte de fora, nao pode-

nios dizer ontro norne? Quern sabe. de o signal.
     (S\, 0, Pdao o signal.)
     Prof. — OP. vae dizer-rne.
     P. — A superficie da esphera e redonda.
     Prof.— Muito bern, P! (A' classe.) Agora, ern vez de re-

donda, podernos tambern dizer — curva. Quern sera capaz de
dizer-rne como e a superficie da jaboticaba?

     (R, S, T etc. dao o signal.)
     Pro/. — Diga voce, T.
     T. — A superficie da jaboticaba e curva.
     Pro/.—Bravo! (A' classe.) Quern sabe, entao, como e a

superficie da esphera?
     (Toda a classe da o signal.)
     prof.—(Escolhendo o mais fraco da classe.) 0 P. vae

 dizer.
     P. —- A superficie da esphera e curva.
     Pro/. — Estou satisfeito corn rneus alui-nnoa. Por hoje,

 l»asta o que estudamos. Na proxima aula vamos descobrir mais

 algurna coisa da esphera.
     Observagao:—Depois de bem estudada a esphera e bem

 conhecida sua superficie, podera ser tirada da mesma a linha
 curva, isto em presenga da classe, bastando, para objectivar esse
 estudo, urn pequeno pedago de ararne hem flexivel. Esta

 sera a parte analylica do ensino.

                                       Eviiasio A. Souza.



                 PEDOLQGIA

   A IMAOINA^AO E SUAS VARIEDADES NA CRIAN^A

                                  (F. QUEIRAT. — Trad.)

                         1 Cnntituiacdo}

                        CAPITULO IV

                         0 TYPO VISUAL

                          0 typo visual- — Seus caracleres. — A mc-
                      moria do visual: <"a-o do pintor inglez citado por
                      Wigan; — Horaeio Veniet; — Gustavo Dorc; —
                      Clandio Lorrain, — Baniboche; — Henriquc
                      Regnaull; — Jorge Sand; — Alexandra Dumas;
                     — Honorato de Balzac. — A imaginacao activa
                      do visual: Raphael; — Miguel Angelo; — Joao
                      Martiin ; — Honorato de Balzac; — Dickens; —
                     Talma. — 0 raciochuo do visual; nialhematico-
                     precoses: Lerah Colbum; — caso de jogadorc;.
                     de xadrez, que jogam corn os olhos fechados. —
                      A liiif(u(igeni interior do visual: caso duni actor
                     inglez;  caso . dalguns oradores:  Herault  d<-
                     Sechelleg; — Charma; — M. Ch. Richet. —
                     0 visual puro: caso duin doente, por M. Cliarcot.
                     — Meio objective lie eonhecer o visual.

     Nao ha ninguern, salvo nalguns casos rnorbido', ijiic nao

seja capaz de conservar na rnemoria as rei)resentacoes visuaes.

durante um tempo rnais ou menos longo, e corn uma intensi-

dade mais ou menos variavel. Sem isto,- como observa jus-

tamente M. G. Ballet, nos seria impossivel recordar o roslo d"

nossos paes, a disposigao das casas nurna rua etc. Mesrno sol)

este aspecto, nossa nagao parece bem dotada: u psychologo in-

glez Galton da corno prova o tale-nio dos francezes em orga-

nizar as cerernionias e as fe.stas, sua aptidao para a estrategia,

a clareza da sua linguagem. Nao empregamos a cada instante

ern nossas conversas e narragoes, expressoes corno estas: ima-

gine, calcule. note. e cfaro, e evidente, islo e palpavel etc?
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     Porem o type de que vamos tratar e nitidarnente caracten-
zado: primeiro, entre os que a elle pertencern, as imagens vi-
suaes revestem muitas vezes uma intensidade egwl a. senscccdo,
emquanto as representagoes de ordem differente sao muito en-
fraquecidas;—depois, no exercicio •das operagoes mentaes, es-
tas mesmas Imogens Ihes servem quasi exclusivamente. Pensam,
por exempio, numa pessoa ausente? Veem-lhe o rosto mas nao
Ihe ouvem o som da voz. Querem decorar uma pagina dum'livro?
Gravam no espirito os caracteres e os tern quando se.recordarn
della. Trata-se durna mrusica? Veem as notas corno escrrtas

nas pautas.
     Estes cases nao sao raros. Tran&creveremos aqui rnuitos.

variados e concludentes, que farao sobresair corn clareza e pe- -
•netrar bem a verdadeira natureza e o genero de espirito do
visual, mostrando-nos como se reJacionarn suas diversas
 faculdades.

     0 rnais surprendente facto e a extraordinaria memona
 visual de que gozam algumas vezes os individuos deste typo.
 0 doutor Wigan relata mri exernpio farnoso. Giagas a seu po-
 der de lucidez, certo pintor inglez nao precisava sinao duma
 apresentagao para pintar um retra'to. . "Quando' um modelo se
 me apresentava, dizia elle a Wig-an, eu o' olhava attentai-nente
 durante uma meia hora, esbogando de tempos a tempos alguns
 tragos na tela, e nao precisava mais doutra pose. Retirava a
 tela e fazia o mesmo corn uma outra pessoa. Quando queria
 continuar o primeiro retrato, tomwa o sujeito no men espirito,
 punha-o na cadeira onde o via ido distincto como si ali real-
 mente estivesse. Olhava de 'tempos a tempos a figura imagina-
 ria e me punha a -pintar; suspendia m'eu trabamo para exami-
 nar a posigao, do mes'm'o modo que si o original estivesse
 <leante de mim; todas as vezes que dirigia o olhar para a ca-
 <!eira eu via o sujeito.'"

                                              (Continua.)



LIQOES DE COISAS

                          0 SOLO

     Alumno. — Li, hoje, urn annuncio rnuito engragado.
     Professor. — Qual foi?
     A.—Annunciavarn-a venda de terras boas. Entao, toda?

as terras nao sao boas?
     P.—Absolutarnente, nao.   0 solo, a terra propria para

cultura, lem o nome de_ terra, vegetal on terra aravel.
     A.—E' porque pode ser arada?
     P. — Sim. Essa camada de terra e mais ou menos es-

pessa, e, conforme a sua profundidade, escolhem-se as plantas
que ella deve receber.

     A.—Por causa das raizes?
     P. — Justamente. Mas nao importa lanto a profundidade

da camada de terra vegetal, como os tres elernentos mineraes
que nunca Ihe.devern f altar.

     A.—Quaes sao elles, professor?
     P. — 0 calcareo, a silica e a argilla. Toda a terra que

contern e-stes mineraes e rnais urn quarto elemento organico — o
humus, e boa para o cullivo.

     A. — Essas terras que estavam. annunciadas, de certo li-
nharn tudo isso: calcareo, silica, argilla e humus. Mas, qne
e humus?

     P. — E'1 urn elemento organico proveniente da decompu-
sigao de substancias vegetaes, ou animaes.  E7 a riqueza do
agricultor: contem muito azoto e armazena o acido carbonico.

     A.—Donde e que as plantas retiram o acido carbonico
e o azolo?

     P. — 0 acido carbonico ellas retiram directarnente do ar.
Corn as planlas da-se a mesrna coisa que corn os animaes: pre-
cisam de azoto, inas nao podern utilizar-se do azoto do ar.

     A. — Co-mu e que o arranjam entao?
     P. — Obtern do solo os compostos do azoto.
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      A.—Como sao obtidos?
      p. — Quando ha uma descarga electrica ou qualquer outro

 phenomeno electrico, certas quantidades de azoto e oxygeilio do
 ar combinam-se e os compostos assim formados sao mtroduzi-

- dos no solo pelas aguas pluviaes. Este e um dos meios de se

 introduzirem os compostos de azoto na terra.
      A. — E para que servem os outros elementos, isto e, o cal-

 careo, a silica e a argilla?
      p. — Cada um dos elementos da terra vegetal tern suas

 propriedades particulares e determina ate certo ponto a vegeta-
 gao que se desenvolve na sua superficie. As terras argillosas
 sao amarellas, conservam a hurnidade e endureceni e fendem-
 se corn facilidade. As silicosas sao acinzentadas, reduzem-se
 a p6 corn facilidade, deixam-se penetrar pela agua. 0 humus

 e preto.
      As mdhores terras sao as que contern, ern proporgoes con-

 venientes, eslew quatro elementos.
      A.—E quando a terra nao tern tudo isso?
      P. — Trata-se de Ihe proporcionar o elernento que Ihe

  falla para que se torne fertil. A isso chama-se adubar. E'
 precise que a terra, para que se torne fertil, tenha certa quan-

  tidade de agua, rnas nao agua ern excesso.
      0 solo e rnais importante do que a primeira vista parece.

  Delle, da sua riqueza, depende a alimenlagao de todos os seres

  vivos.
       A.—E o solo do Brasil e fertil?
      P. — Fertilissimo.

                        0 LINHO

     Professor. — Ha tempos eu ja Ihes falei aqui sobre a
hygiene do vestuario. Lembram-se?

     Alumnos. — Sim, senhor.
     P. — Hoje trataremos doutro assumpto muito interes-

sante. Quero ver todos attentos.  Antes, porem, de iniciar
a ligao, vamos ver quern sabe os nomes das materias corn as
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quaes fabricamos as nossas roupas. Vamos; podern falar, mas
corn muita ordem. Entao, as nossas vestes podem ser confec-
cionada^ de...

     A.—Algodao.
     A.—La.
     A.—Seda.
     A.— Linho.
     P.—Muito bern! Vamos estudar hoje o linho. Que e o

linho, Joao?
     A.—Sera um vegetal?
     P.—Justamente. 0 linho vem durna planta. Vejam, aqui

nesta gravura, a planta do linho.
     Voces sabem de que parte do linho se fabricam os tecidos?
     A. — Nao, senhor.
     P. — Prestem attengao.  Elles sao feilos das fibras ex-

traidas do vegetal.   Como se fabricam esses tecidos, mais
tarde voces aprenderao.

     Como se chamarao as fabricas onde ?e prepara o linho.
Jose?

     A.—Chamam-se fabricas de tecidos.
     P.—Para que serve o tecido de linho, Luiz?
     A.—Para a confeccao das roupas brancas, que usamos;

roupas das camas, toalhas etc.
     P.—Em que tempo nos usamos mais as roupas de linho,

Pedro? Nao se lembra?
     A.—Durante o verao.
     P. — Porque?

   . A. — Por serein frescas, leves e claras, absorvendo, por-
tanto, menos calor.

     P. — Voces ja viram um pe de linho?
     Olhern outra vez esta gravura. 0 iinho, e urn vegetal que

deve ser planta do ern solos leves, fundos, frescos, arenosos,
ricos de humus e nunca ern terras cornpactas, hurnidas e pe-
dregosas.

     A. — Porque, professor?
     P. — Porque no terreno arido, secco, o linho nao cresce

e as hastes, tomando-se curtas, nao tern bastante valor para
 a tecelagem.
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     A.—O li'nho cresce em .qualquer paiz, professor?
     p. _ Ha numerosas variedades de Jinho, de modo que

existem variedades. para .climas trios e quentes, comio os da
India e da Africa. Na Europa cultiva-se o linho de norte a sul.
Apesar disso, elle produz melhor nas zonas temperadas e fres-
cas. E' necessario tambem para o seu desenvolvimento, que

a terra seja hem adv^bada.
     A.—Que quer dizer isso, professor? .
     p, _ Quer dizer que precisamos estercar o solo corn fer-

•tilizantes azotados, phosphatados, calcareos e potassicos. Estas

substancias fazern o. linho crescer muito vicoso.
     A, — Quando se deve plantar o linho, professor?
     p._Havendo, .como voces ja- yiram, diversas variedades de

linho, umas sao semeadas no mverno e outras na primavera.
A sementeira e feita, geralmente, espalhando-se a semente a
lanco, mas semeia-se tambem o linho, a mao ou corn semea-
deiras. Quando o agricultor -quer obter so sementes, precisa
semear mais espacadamente, e quando desejar fibras, devera
semear mais juhto.  Na cultura do linho precisamos fazer

co-ntlnuas mondas.
     A.—Que sao mondas, professor?
     p—Mondar, meu amiguinho, quer dizer arrancar as

 hervas darnninhas que prejudicam o crescimento do linho; ex-
 purgar o solo, limpar a ,planta do rnato mvasor. As limpas do
 linho so devem ser feitas a mao. Si o solo e secco, precisamos

 fazer irrigagoes.
     ,4.—Como se th-am as fibras, professor?
     P. — Para conseguir fibras, an'ancarn-se as plantas

 logo apos a florescencia, isto e, evita-se que ellas fructifi-
 quem. Quando queremlos obter so sementes, entao precisa.mos

 esperal-as amadurecer.
      Vejam, nieus menmos, quanta, coisa util ignoravarn. Nou-

 tras aulas trataremos doutras substancias que, oomo o linho,
 nos dao o agasalho necessario para nos resguardar do fno, ca-

 lor, chuva etc.
      Continuem sempre estudiosos, que eu . e seus 'bons paes

 ficaremos muito satisfeitos, e: voces muito aproveitarao.
             ^!>                       '
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                 A CANETA E A PENNA
                                                             <n

     Professora. — Voces todos estao corn muita vontadc de
usar as canetas e abandonar um pouco os lapis, nao estao?

     Alumno. — Estamos, sim.
     P.—Antes de usarrnos as canetas e pennas, varnos e-'lu-

dar-lhes a hisloria. Vejamos primeiro a caneta. (Mostra ulna
caneta.)  Quantas partes tern?

     A.—Duas; uma parte de madeira e outra de metal.
     P. — A parte de madeira, chama-se cabo, e a parte de

metal e o porta-pennas.
     A.—Entao, sao mesmo duas partes: o cabo e o porfn-

pennas.
     P.—A's vezes a rnadeira tern um suico onde se introduz

a penna: entao a caneta nao tern porta-pennas de metal.
     De que podem ser feitos o? cabos, sabem?
     A. — De rnadeira.
     A. — De osso.
     A.—De madre-perola.
     A. — De ouro.
     A. — De prata.
     P. — Diversos metaes prestam-se ao fabrico de canrliiri.

As rnadeiras usadas para canetas nao devern ser rnuito pes-a'Sas.
     A.—E o porta-pennas?
     P.—E' feito de ferro, ago, latao, ou do metal de qui-

o cabo e fabricado.
     A.—As pennas tarnbem sao de ferro, nao sao?
     P. — Sao de ago, e as vezes de ouro. Si fos'sern de ferro,

poderiarn se dobrar e nao voltariam a sua forma primitiva,
como acontece corn as de ago.

     A.—Entao a penna, para ser boa, precisa ser 1'Jexivel e
elastica?

     P. — Perfeitamente. Ha pennas de varias forrnas e fei-
tios. Para fabricar uma penna sao precisos nada inenos do
que doze operarios.

     A. — Quanta gente!
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     p—Pensem nisto, quando estiverem usando as suas pen- - , '^^
 nas e tratem-n-as corn cuidado. Ease objecto tao pequeno passav''^^
 pe}'&s maos de doze pessoas, cada qual encarregada dum ser- • "•''•^l

 vigo differente. <> , .' - , . .... '•':^ja
     A.—Quanto tempo levarn para fazer uma penna? - :.',^
     p —Em poucos minutes os doze operarios fazem cem . -'•.-"6§

                                                   • • "•T^N

  pennas. _ _• •.-.^'i
     Essas pennas, que voces vao usar hoje pela . primeira vez,•••^1

  nao havia anrigameme. Sua. invengao , ainda nao conta um -• -.^ j

  seculo. . ., " .', '^.si^
     ^[,—Como e que escreviam, entao? •. ^ ^. ' ^Ml'
     p. _ Corn pennas de gansos, Lern; seccas, nas quaes faziam- ^ • ^

  uni bico corn o canivete. • •- \ •f^ j
     A.—Cada qual fazia a sua propria penna? '^

     ^^.—Entao, era industria dornes'tica?.-''I
     ^_E7 por isso que chamamos pennas ao's objectos que'^1

  sub&tituiram as pemias de gansos?, •'.,^
     P.—Deve. ser. ' -''•^l
     Esta caneta -(mostrando .uma caneta-tinteiro) que voces.^fl

  vao usar quando souberem escrever bem, chama-se caneta-tm- •.;.^j
  leiro. E' a caneta- que quasi todos usam hoje, pelas vantagens. ^|
  que offerece. Aqui dentro da parte que .serve de cabo, ha um-• y
  deposito que contem tinta; esta vae ter a penna, a medida que• .•..•. r

                                            '' '''''3-lffi

  se escreve. • .•-•'^IB
     Este systema de caneta e novo, mas as substancias empre- • •'.,.^|

  gadas sao mais velhas que o primeiro ganso que forneceu pen- ,^..^j
  na? para o fabrico das primeiras pennas corn que se escreveu.^

      A.—Como assirn? '••-•.^ij
     p. _ 0 bico da penna •e de ouro, um metal muito antigo..

  Mas a penna nao e toda de ouro: tern-uma parte de iridio —_. .^j
  velho, raro e carissirno nwtal, procedente dos'Montes-Uraes.. •. ;^jj
  Este iridio e usado na penna corn .que escrevemos a carta que1 ^ J
  atravessa os mares; e usado na bussola que guia o navio atraves,^ l
  do oceano e na radio-telegraphia que annuncia a proxima che-, ,^

  gada do navio e da carta.^^ |
      ^.^E o cabo dessa caneta e^tambem interessante?:"^j
      p._E', ao'mesmo tel-nlpo, vegetal e mmeral..,-^]
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     A.—De que e feito?
     P. — De vulcanite, que e uma composigao na qual a bor-

racha (producto vegetal) torna-se resistente pela combinagao
corn o enxofre (producto mineral.)

     A.—Corn essa caneta e que eu queria escrever!
     P. — Pois bem, uma destas canetas-tinteiros sera o premia

para o alumno que melhor nota obtiver este mez.

                      0 ENXOFRE

     Professor. — Aqui esta uma caixi.nha cheia du'm p6 ama-
rello. Vamos queimar um pouquinho desse p6.

     Alumno. — Ninguem pode supportar essa fumaga!
Cheira a enxofre. . . Nao paramos de tossir.

     P. — Abram bem as janellas e as portas, emquanto Ihes
explico a ligao.

     A fumaca, ou melhor, o gaz que os suffocou, chama-se
acido sulfuroso.

     A. — Que nome exquisite-!
     P. — E' porque o enxofre se chama sulfur em latim.
     A.—Para que serve o enxofre?
     P. — 0 enxofre e seus compostos tern diversas utilidades.

Vejamos: qual de voces conhece alguma applicagao do enxofre?
     A. — Eu vi em casa tratarem dum cachorro samento corn

applicagao dum composto de enxpfre.
     P.—Sim; o enxofre e empregado na medicina para curar

a sarna, a tinha, dartros e muitas outras affecgoes da pelle.
     A.—Nao'e veneno tambemi?
     P. — 0 acido sulfurico, um dos compostos do enxofre, e

um veneno violento; desorganiza as substancias quer vegetaes,
quer animaes.

     A. — Ha algum contra-veneno especial para isso?
     P.—Cinza dissolvida na agua; magnesia ou mesmo agua

corn sabao.
     A. — Ha outra utilidade do enxofre?
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     p. _ Voc-^, Joao, que moi-a na chacara, nao sabe alguma

utilidade do enxofre?
     ^.—Ja vi os empregados usarem duma mistura liquida

para enxofrarem varias arvores, mas nao entendi bem, si era

so enxofre ou nao.
     p. _ Esse liquido e deveras uma mistura em que geral-

mente entram:

          Cal virgem .   .   .   •   •     5   kilos
          Enxofre (f.lor) ....     4    ^
          Sal grosso (de cozinha)   .     2 l^
          Agua    . • .   .   .   .   .100   litres

     Misturam-se essas substancias num tacho e deixa-se-as fer-
ver durante tres horas a fio. Este liquido e coado e applicado,

em tempo secco, durante o inverno.
     A.—'Para que?
     P.—Para preservar as arvores dos pulgoes; pois estes

 desapparecem por completo.
     ^. _ Eu ja me lembrei duma utilidade do enxofre. Serve

 para a polvora.
     p. _ Quaes sao seus companheiros? Sabe que sao tres ami-

 gos que formam a polvora?
     ^.—Sei, sim.  Sao: carvao, salitre e enxofre.
      A. — Que e o salitre?
      p. _ E' um mineral que constitue a riqueza do Chile.
      A.—Eu ja aprendi que nas cabecinhas dos phosphoros

 entra enxofre.
      p. _ Muito bem. Vao ainda saber que serve para nran-

 quear as las, as sedas, os chapeos de palha, as esponjas; lira
 nodoas de fructas das roupas; solda o ferro a pedra. Corn elle
 se vulcaniza a borracha e nao raro o empregam, em moldes

 para medalhas.
      A.—Nao foi um bastao de enxofre que serviu para uma

 ligao de electricidade?
      p._Foi, sim. Eis uma propriedade do enxofre. Fnc-

 cionado, attrae pedacinhos de papel; e um mau conductor do

 calor.
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     A. — De que cor e o enxofre?
     P. — Amarello, nao tern gosto e pode ser reduzido a p6.
     A. — Onde se encontra o enxofre?
     P. — Mmtas plantas encerram pequeninas porcoes de en-

xofre como, por exempio, a mostarda,. o rabanete, o nabo.
Entre as materias animaes, os ovos, a fibra muscular, os pel-
los, as crinas, contem enxofre.

     A.—Mas, donde podemos extrair quantidades grandes?
     A.—Ha aqui minas de enxofre?
     P. — No Rio Grande do Norte encontra-se enxofre e tam-

bem ha indicios desse mineral num filao de gesso proximo
de Acary, no mesmo Estado.

     0 enxofre e enconlrado mais facilmente junto dos vul-
coes quer activos, quer extinctos.

     A.—Entao, ha enxofre em Napoles?
     P. — Ha, sim.  Voce se lembrou do Vesuvio, nao e?

Venlia mostral-o no mappa.
     A.—Deve haver muito enxofre na coi-dillieira dos Andes.
     P. — Porque?
     A- — Por causa dos vuk&es Colopaxi e Pechinchn, 110

Equador.
     P.—Bern, mas nao estamos ern ligao. de Geograpliia.

Os logares onde se encontra o enxofre chamam-se solfatarns.
A mais importante fica na Islandia, perto do Hecia, onde as
camadas de enxofre se renovani tao rapidamente, que no firn
d^ um an-no se accumulam a um meti-o de allura.

     0 enxofre-ainda nos fornece o vitriolo corn que se fabri"a
tinta preta quer para escrever, quer para tingir pannos e couros.

     A.—Eu vi um dia, quando a chamine la de casa peg'on
fogo, jogarem enxofre no fogao. Porque seria?

     P. — Porque o gaz produzido, serve para apagar o fogu.
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                       • A PULGA

     Professor. — Quern sabe o nome dum animalzinho que
nos costuma morder, quando estamos dormindo e ate mesmo

acordados?
     Alumno. — Pernilongo.
     A.—Percevejo.             ^
     /f.—Pulga..          .   -'   '         -   '

     ..4.—Piolho.
     p, — E' bastante. Deixemos de. lado o pemilongo, o pio-

Iho e o percevejo, dos quaes trataremos noutra aula, para
falarmos hoje somente da pulga. Voces sabem qual e o ali-

mento da pulga?
     A.—E" o sangue.                   " _        •        ,''
     p.—perfeitanTente. Ella .se nutre do nosso sangue e do

 de outros animaes, COTO'O o cao, o .gato, o rato. etc.
     ,4.—Porque dizemos ' que a pulga morde, profes-

 sor? Ella nao tern denies!
     p, — De facto, ella nao tern dentes e portamo nao morde.

 A dor que sentimos quando uma pulga nos fere a pelle, e prp-
 duzida pela introducgao da sua tromba, quando nos quer sugar

 o sangue.                          •   ,
     ^4.—Como e'que a pulga, sendo tao. pequena, salta tao

 alto, professor?
      p. — E' porque tern as pei-nag- trazeiras muito compridas,

 que the fornecem a forga necessaria para saltar tanto. :.
 Mas, voltemos ao'alimento da pulga. Voces ja sabem, entao.

 que ella se alimenta de. . .
      A.—Sangue.
      P.~—Conta-se ate a seguinte historia nesse sentido:—

 ''Certo dia encontraram-se uma pulga'e uma formiga. Ellas'
 eram comadres, porque a pulga havia baptizado um filho da
 formiga. Esta, peroebendo que a comadre estava corn vonfade

 de pular na perna dum homem que passava, perguntou: —
 Nao sei, comadre pulga, porque Deus creou o homem, um ani-

 mal tao mau e inutil!

                            ..'''.        .                   "^

  _..-^ ... :•• :.   . ^;   ,';   ..:•,....'•. ••.'/•^
,;^"?.,ri';l&,^:^A^^'.-l,+;i.L ^^•;;^?•;:•:••; '^^^-^-^i'^'^^.-5?^*!
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     — Ora, comadre formiga, nao diga asneira! Entao, voce
 nao sabe para que serve o homem, esse animal tao precioso?

     — Nao. Sei que me persegue barbaramente e por isso,
 quando o apanho de geito, dou-lhe umas mordidelas bem
 gostosas.

     — Pois, para mim, elle e um animal muito util.  Eu
 tambem Ihe dou umas dentadinh-as, mas nao de raiva, e sim
 para sugar-lhe o sangue que e o meu grande alimento. Sabe
 agora a comadre para que Deus creou o homem? Foi para o
 regalo das pulgas."

     Vejam voces que pulga malcriada! Ella acha que nos
so servimos para the dar o sangue!

     Vamos, porem, continuar a nossa ligao. A pulga, alem
de ser um animal nojento, e ainda um pamsito do homem,
do cao, do rato etc.

     A.—Que e animal parasite, professor?
     P. — Animal parasite, e aquelle que vive a custa de

outro. A pulga vive a custa do nosso sangue, come ja expli-
quei. Assim como ha plantas parasitas, que vivemi a custa
de outras, ha tambem animaes da mesma especie. A pulga
e ainda um animal perigoso, pois nos transmitte terriveis m.'o-
lestias.   E' ella que serve de vehiculo a peste bubonica.
Sugando o sangue do rato, uma vez morto este pela peste,
ella abandona o seu corpo e, si acontece morder uma pessoa,
fatalmente esta sera acommetida da terrivel bubonica.

     A. — Como poderemos ficar livres das pulgas, professor?
     P. — Trazendo as nossas casas, camas e roupas bem lim-

pas. As pulgas nascem em. grande quantidade, principalmente
no meio do p6. Os poroes das casas devem. ser bem altos e
limpos. Em nossas camas devemos ter roupas claras, mudadas
duas vezes por semana, no minimo, e lavaveis. Nada de acol-
choados ou outras cobertas que se nao possam lavar. Os caes
e gatos nao os devemos ter dentro de casa. So o podemos fazer,
si lavarmos diariamente o pello desses animaes corn agua e
sabao, pois do contrario serao elles verdadeiros hinhos de
pulgas.
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     ..L — Professor, o Luiz esia dixendo que a pulga enira

nu nossii pe.
     p. — C) Lniy. lein razao. E' preeirio, porem. que voces sai-

bam que nan e essa piil^a da rama, do eao ele., >|i.ie penetra
em no.sus lies. E- nin<i ouira especie Je pulga, chamada huho

de pe on chunie. .IUL- prolirera inuitu nos chumenos.   (.!ii-

auc-iro e uma p.ilavra derivada de chunie. 0 chique entra nos

nes dos pureo?. eaes, gallinhas e lambem UOA no.sos. Quaiulu

se eslrae um hicho dc pe, devc-se .lueimar o logar com -odo,

pois do .•onlrario e perigoso vir o letano, que e produzido por

um microl.io que penetra em nosso organismu, cansandu-nos

a mortr   As pulKas sao, como voces viram, annnaea pengo-

sos   '\lem de nuienlas. ain-Ja nos iransmittem doencas que no.s

n.Klera<. eausar a morte. Sao, puis, inimigas do homem   Ue-

darenno. fontra el1as inna guen-a de cxlermmio, a bem da ny-

 'nene. da sauile, da nossa vida.
 &    '        "

     prnf.ssor. — Conlei-lhes inn dia que. e.m crianga, mnita

coisa guslosa comprara coin um vinlem. Voces se. lembram.1'

     Alum'io. — Lembi-o-rnie, sim.  Mostrou-no?, enlao, uma
moedinha, dizendo que valia vinte reis e que era de cobre.

     P.—Juslamenle.  Pois hoje o assumpio da nossa licao

e o cob re.
     A,—Ha cobre no Brasil?

     p._Ha, e em varies Estados. (Moslrar no inappa us
Estado? e os logares indicados.)   A mais importanie ja-

zi(!a de cobre e na Sen-a de Cacapava, no Rio Grande do bill.

Fica entre os rios Jacuhy e Cainaquam;.  Vejamos aqui no

 milppa.
     0 respeetivo niinerio tem dado seis e meio por cento de

cobre e nina pequena qnantidade de ouro.

     Fala-se em minerios de cobre no Para.
     Sabem de (iue cor e o cobre? Vejam este pedaco de cobre.
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     A. — Parece corn a cor do ouro, mas um pouco averme-
lhado.        «

     P.—Quando puro, apresenta uma bella cor vermelha,
mas oxyda-se corn uma facilidade extraordinaria.   Cobre-se
duma camada escura, meio esverdeada.

     A. — Eu ja vi em casa o trabalho' que da- a limpeza do
tacho de cobre. E o azinhavre custa a sair!

     P. — 0 azinhavre, tambem chamado verdete ou azebre,

e um veneno.
     A. — Qual e o seu antidoto?
     P. — A clara de 6-vos, batida, si bem que haja oulros re-

medios; esse e um dos mais facets de encontrar-se a •mao.
     Tomem esta barra de cobre, e esfreguem-n-a entre as

maos.
     A. — Que cheiro desagradavel!
     P. — E' proprio desse metal, um dos mais ducteis.
     A. — Que e ductil?

     P. — Quer dizer: dotado de ductilidade — a propriedade
que tern os corpos de serem estirados, sem se partirem. Ainda
mais, o cobre e malleavel, isto e, pode ser reduzido a folhas
finas; e muito tenaz quando puro, bom conductor do calor, e
seis vezes melhor conductor da electricidade que o ferro.

     A. — E' por isso que os fios electricos sao de cobre?
     P. — Sim. Mas quasi nunca o cobre e usado puro e sim

ligado, misturado, unido ao zinco on a outros'metaes.
     A' liga do cobre e do zinco chama-se latdo; entram nessa

composicao 2/3 de cobre e 1/3 de zinco.

     E' enorme a quantidade de objectos feitos de latao.
     A. — Porque?
     P.—Porque o zinco torna a liga mais barata; e um metal

mais ordinario. Vejamos si voces conhecem objectos de latao?
     A. — Torneiras.
     A. — Tachos.
     A.—Joias falsas.
     A. — Alfinetes.
     A.—Mas os alfineles sao brancos!
     P.^-Sim; entraram num banho de nickel.
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    A.—Os flos do telephone e da luz electrica.
     4^ — Os botoes das fardas dos soldados, dos bombeiros.

     A.—As rodas de relogios.
     A.—Estatuas pequenas.
     A.—Pendulos dos relogios grandes.
     A.—Cordas de pianos.
     A.—As cornetas, as trombetas.
     A.—Os saxophones.
    P. — Sim, muitos instrumentos de musica e de physica

lainbemf alambiques, caldeiras etc.
     A.—Quanto uso tern o cobre!
     P. — Ainda ha uma liga de cobre corn o estanho, produ-

zindo o bronze.
     A.—De'que sao feitos os sinos, nao e?
     p.—Muito bem! Algumas pegas de machinas, canhoes,

estatuas, objectos de arte sao de bronze.
     ^ — E essas estatuetas que se dizem de bronze, sao

inesino dessa liga?
     p.—Algumas. 0 bronze e caro; porem ha uma grande

divei-sidade de operagoes pelas quaes se bronzeam os mais va-

riados objectos.
     A. — 0 senhor quer nos dar exemplos?
     A. — E' verdade que se pode bronzear a madeira e a por-

cellana?
     p. — E', sim; ainda se bronzeam papeis, estofos, rendas-

pelles, pennas, havendo para isso estudos .particulares,
que so mesmo o profissional conhece bem.

                     AS FORMICAS
     Alumno. — 0 Sr. viu o que aconteceu a roseira planta da

junto a grade, aqui no Grupo?
     Professor. — Nao reparei. Que foi?
     ^, _ Esta sem folha alguma. Que seria? Hontern ainda

estava lao vigosa!
     P. — Corn certeza as formigas deram nella..
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     A.—Ah!... eu vi mesmo uma fila de formigas le-
vando as oostas folhas de roseira.

     A.—Um insecto tao pequenino e quantp da.mno pode
causar!

     P. — Quer no Brasil, quer na maior parte da America
tropical, e a formiga um dos maiores, sinao o maior inimigo
do agricultor. E, coisa estranha: o homem, corn todo o sen
poder, corn toda a sua intelligencia, ainda nao conseguiu de
todo dominar esse insectozinho tao insignificante.

     Vamos ver o que podemos aprender sobre as fbrmigas.
     Como se chamam as suas casas?
     A.—As formigas moram nos fonnigueiros.
     P. — Essas habitagoes complicadissimas adaptam-se aos

usos para os quaes as destinam suas moradoras.   Sabe
voce, Armando, alguma coisa a respeito dos formigueiros?

     A.—Nos formigueiros ou ninhos, as formigas anriazenam
os alime'ntos que recolhem.

     P.—E como trabalham! E como guardam tudo, tao bem
classificado!

     E o que me diz do tamanho dos formigueiros?
     A.—Os formigueiros varia'm de tamanho. A's vezes for-

mam um so buraco, as vezes, muitos. A's vezes esses buracos
sao bem fundos.

     A.—Muita gente chania aos formigueiros — panelas.
     P. — 0 numero de habitantes dum formigueiro pode cres-

cer de 5.000 a 500.000. E a volta delle podem estabelecer
outros formigueiros, formando Luna colonia ou cidade, que

occupa as vezes nao pequena area.
     E as formigas, serao todas da mesma especie, Aivaro?
     A.—Nao; ha muitas especies.
     P.—Varnos ver alguma?.  Voce, Augusto, que especie

de formigas conhece?'

     A. —A sauva.
     P. — A sauva e entre nos uma verdadeira praga. Sen

poder destruidor e enorme; inutiliza numa so noite o suor de
muitos dias e q'uiga de muitos mezes.  A femea da saliva,
alem do nome de tanajura, tern o nome particular de icd.
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    A.—Algumas pessoas comem "os igas.
    P. — E que outras especies de formigas conhecem?

    A.—A formiga-ruiva.
     A.—A formiga de correigao.
     A.—Tambem ha as que gostam' dos guarda-comidas.
     p. — Esse grupo e chamado das formigas assucareiras,

porque sao gulosas do assucar e de tudo que e doce.
     As formigas tern lambem seus inimigos. Nao se lembram,

quando tratam'os das aves?
     A.—Ah! as gallinhas!
     P. — Sim, as aves domesticas.
     A.—AJguns passaros tambem co'miem fonnigas.

     A. — Os sapos.
     ,4.—E os tamanduas, quantas formigas nao comem!
     p. _ Ha uma formiga chamada cuyabana, que come as

gaiivas.
     Para acabar corn esse flagello que e a formiga, lavrado-

res, chimicos e induslriaes tern dedicado muito tempo e
 dinheiro na inv-encao de grande numero de machinas, ^appa-
relhos e ingredientes foi-m,icidas. Mas, esses meios alem de
 dispendiosos, de nada valerao, si nao se 'estiver bem attento,
 pois as formigas nunca se descuidam.

     Ainda que sejam animaes muito prejudiciaes as planta-
 coes, as formigas corn a sua operosidade servem de exempio
 ao liomem. Nao se conhece num' formigueiro coisa parecida

 corn a preguica!

                     OS M1NERAES

     Professor. — Ate aqui temos nos occupado das riquezas
anknaes e vegetaes do Brasil. Hoje vamos falar dos mineraes.

     Primeiro, quero ver si o Alvaro nos conta o que vem a
ser — mineraes?

     Alum.no. — E' aquillo que nao e ne-nl animal nem vegetal.
     p—Sao corpos que nao tern vida: — pedras, areias, ro-

chas e metaes.
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     E onde serao elles encontrados?
     A. — Embaixo da terra.
     P.—Sim; grande parle dos mineraes e encontrada em-

baixo da terra. A riqueza do nosso globo e tao grande, que
alem dos thesouros que vemos em sua superficie, guarda elle
escondido em seu seio, inexgotaveis veios de preciosas subslan-
cias. Algumas ha na superficie, faceis portanto de se obier;
outras, devido a grande profundidade em que estao, para as
extrair e precise cavar pogos e galerias, as vezes a mais de 600
metres abaixo do solo.

     Esses grandes buracos feitos na terra, sao chamados minus.
e os homens que fazem esse arriscado service. . . como se
'chamarao, Alberto?

     A. — Sao minelros.
     P.—E como sera que os homena conseguem retirar das

minas os mineraes?

     A. —Eu imagino que seja um servigo muito difficil, niuito
perigoso.

     P. — E' difficil. Em primeiro logar, fazem as son.dagens
para chegarem a camada que querem explorar. Os pogos :le
exploragao-quasi sempre sao divididos em tres partes: nma
para dar passagem aos trabalhadores; a segunda serve para ex-
tracgao db mineral; a terceira, bem separada, e para ex;a;(>-
tamento das aguas.

     A:—E como e que os trabajhadores sobem e descem na?
minas?

     P. — Elles entram e saem por meio de escadas, ou em
caixoes ou cestos que sobem e descem, movidos por um sari-
Iho. Ha minas enormes donde homens, mulheres e criangas
quasi nunca saem.   Sao verdadeiras cidades^ subterraneas.
Esses pobres mineiros vivem nu'ma sepultura eterna.

     A. — E essas minas nunca dasabam?

     P. — Quando o solo das grandes minas nao tern bastante
consistencia, para evitar desmoronamento das paredes, a me-
dida que se vae adeantando o trabalho, vae-se fazendo uma
especie de caixa de madeira ou de alvenaria, que sustenta a
terra e nao a deixa cair.
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      A.—De certo e leito, como fazem nas mas, quando es-
 tao trabalhando la embaixo, nos canos.

     P. — Sim, inas coin a differenga que as galerias sao muito
 ma lores.

      A. — E como e que liram o minera], depois que estao la
 embaixo?

     P. — Corn pas e piuarelas; empregam a polvora e, as
 vezes, a dynamite.

      Depois de tirade, e conduzido em carros de mao ou carre-
 tas que correm sobre trilhos, despejado em vasilhas e. por
 •ineio dc1 machinisnios. trazido para cima.

      A. — E como nao ha de ser abafado la embaixo!
     P.—Bern disse Armando. A ventilacao e uma das prin-

 fipaes preoccupacoes dos que exploram minas.
      0 ar e renovado por meio de ventiladores collocados

 acinia das minas.  Nas minas de carvao de pedra, especial-
 mente. e preciso estabelecer ventilagaor activa, por causa dum
 gaz i^rejuilicial a respiragao, qu'e occasiona explosoes.  Delle

'falaremos, quando estudarmos o carvao de peclra.
      A. — Que triste profissao- a do mineiro!

      A. — En nao queria ser mineiro.
     P. — Bem poucas prorissoes ha tao pesadas e tristes como

 a des;ses honiens.  Bem pouco nos lembramos delles, quando
 ernpregarnos os milhares de coisas uteis cuja materia prima nos
 e devida ao sou penoso trabalho! Vejamos algumas dellas.

      .'(. — Coin mineraes conslruimos os alicerces e as pare-
 des dft nossas casas.

      A.—0 vidro. e a poreellana fabricam-se corn substancias
 mineraes.

      A.—0 diamante e as .outras pedras preciosas.
      A. — 0 carvao de pedra.
      A. — E os metae.s todos.
      P. — E a argilla, a cal, o enxofre sao tambem mineraes

 uleis ao homein.
      A. — E tern os tudo isto aqui no Brasil?
      P.—Si temos! Pode-se affirmar que a riqueza mineral

 do Brasil e tantastica! Ouro, ferro, manganez, cobre, nickel,
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platina, rarvao, chumbo, nao se falando das pedras uteis para
a construcgao e das pedras preciosas, entre as quaes sobresaem
os diamantes — tudo isto se encontra no Brasil.

     Nosso paiz e verdadeiramente privilegiado!

                    FACAS E GARFOS
     Alumno. — Como e que se arranjavam os homens para

comer, quando'ainda nao havia garfos e facas?
     Professor. — Durante seculos e aeculos os homens nunca

sonharam usar facas e garfos. As primeiras facas qiip se usa-
ram foram talvez conchas.

     A.—Conchas, servindo de tacas?
     P. — LJsavam a parte afiada das conchas colhidas na

praia, no rnesmo logar donde retiravam os peixe's e miariscos
que Ihes serviam de aliinento. Depois, comegaram a tazer fa-
cas. ponlas de lancas e machados de pedras.

     A. — E os garfos?
     P. — 0 garfo appareceu niiiitu depoi--.
     A. — Como?
     P. — A principio faziam garlos cum Ires denies. Corn e--

ses garfos feilos de pedra, ossu ou madeira muito dura, I'is-

gavam os peixes.
     A.—Entao eram garfos grandes, nao?
     P. — Assim eram. Os garfos de que nos servimo.s para

comer, so appareceram muito depois. sendo a Italia o pmnefro

paiz a usal-os.
     Esses gari'os lusidios e estas facas amoladas, que usamus

diariamente nas nossas mesas, passaram por muitas Lransfor-
magoes e processos. Comecemos pelas facas. Quantas jiartes
 tem u'nia faca?                                               <

     A.—Duas: o cabo e a folha.
     P. — E a folha, por sua" vez, lem a parte corlante, que e o

 gum-e, e' a, parte que nao corta, chamada costaa da taca.
 Vamos tratar, em primeiro logar, da folha da faca.

     A.—E' feita •de ferro, nao e?
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     P. — Ferro temperado, ou memor, ago, qu.e e depots de
aquecido e malliado, reduzido a laminas de •1'argura certa. Esta •
 parte da faca ainda rude, e soldada a uma haste de ferro aca-
 bada em ponta, que e introduzida no cabo. A folha e temperada,
 aquecendo-se bem o ago e pondo-o imimediatamente na agua
 fria. E'' depots afiada e esta prompta para receber o cabo.

     De que sao I'eitos os cabos das facas?
      A. — De osso.
      A. — De marfim.
      A. — De chifre.   ,                               • '
      A. — A"s vezes, sao tambem de metal.
      A. — Como e que prendem o cabo nas folhas?
      P. — Tres sao os processes mais usados. Ou e cimentado

.corn qualquer 'niassa, ou e preso por meio de pinos que pren-
 dem a fo'lha ao cabo, ou ainda a ponta que se prende a folha
 vae ate a parte inferior do cabo e ahi e presa. Collocados os
 cabos, sao de novo as facas amoladas e polidas, para serem" entao
 empacotadas e entregues ao commercio.

      A. — E os garfos?
      P. — A fabricacao dos garfos e colheres e bem differente

 da das facap. 0 primeiro proeesso e a liquefagao do me'tal.
 Depois de solidificado em barras e posto entre prensas e entao
 eortado em tiras mais ou menos da largura dum garfo. Essas
 .tiras de metal sao depois collocadas noutras •machinas que
 recortam, os formatos das colheres ou dos garfos. Ainda outra
 machina recorta oa denies dos garfos, e outra Uies da a curva-
 tura que devem ter quando promptos. Depois sao postos'em
 banhos de prata ou nickel, polidos e eirnpacotados tambem.
 Os pacotes sao quasi sempre de duzias ou meias duzias.

      A.—E nos fabricamos facas?
      P. — Sim; temos diversas boas cutelarias.
      A. — Que e cv/telaria?
      P. —- Cutelarias sao fabricas d,e mstrumentos cortantes. A'.

 rfrte de fabricar esses instrumentos tambem se chama cutelaria.
      Da Inglarterra, de Sheffield, nos vem as melhores facas.
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                    AQUAS M1NERAES

     Alumno. — Porque sera, prolessor, que rhainanios figun

mineral a essa agua que compramos em garrafas, OLI antes, em
meias-garrafas? A agua nao e nem animial, ne.in vegetal, poc-
tanto ha de ser mesmo mineral'.

     Professor. — Paulo tern razao. Qualquer agua e um com-
posto mineral. Da-se, entretanto, u nome de aguus mineraes

a certas aguas que, atravessando as camadas do solo, absorvem
delle, as vezes em gra-nde quantidade, certas snbstancias mi-

neraes que a agua cornmu-m nao tern. A's vezes a agua mineral
contem ferro e chama-se. . . quern e capaz de me dizer?

     A. — Agua /erruglnosa?

     P> — Sim.   A's vezes contem enxofre e a agua cha-

ma-se. . .
     A. — Enxofrada?

     P. — Nao. Sulftirosa. e eomu sc diz. A's vezes lem gaze.--
e sao.. . diga, Paulo.

     A. — Gazosas.

     P. — Muito bem. A's vezes contern certus saes e sao,
entao, aguas salrnas.  A's vezes sao quentes e sao clianiculas
aguas thennaes.

     Todas estas aguas inineraes, devido as substancias ([lie eoti-
tem, sao uteis a hurnanidade.

     A. — Para que servem ellas?

     P. — As substancias mineraes Ihes dao propriedades eITi-
cazes no tratamento de certas doengaa.

     A.—Entao, sao aguas medicinaes.

     P.—Justamente. Por rnuito tempo tern a medicina apro-
veitado as propriedades de certas aguas. Famosas sao, na Eu-
ropa, as de Seltz, de Vichy, de Vals, de Spa, das Catdas da
Rainlio, de Vizelia etc., etc.

     A.—E no Brasil, nao ha?
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     P.—Si ha! Muilos dos nossos Estados as tern.

     As aguas mineraes nacionaes tern um vasto consumo, sendo
varias as emprezas que as exportam para os .mercados
nacionaes e ate para o estrangeiro, Minas e o Estado mais

favorecido em aguas mineraes.
     A.—E tambem em mineraes.

     P. — Justamente por haver ali muitos mineraes, e que
^Lundarn as aguas dessa especle naquelle Estado. A agua, pas-
,-ando atraves do solo, fica rica cm substancias mineraes.



QUESTOES GERAES

      CONGRESSO INTERNAC10NAL DA CRIAN^A

     Lei-nos, ha dias, num dos nossos grandes diaries, que a
Suiasa, a modelar republica, acaba de tomar a feliz iniciativa .
de reunir, em Genebra, de 24 a 28 de agosto proximo, o pri-
meiro Congresso Internacional Mundial, deatinado a prover o

bem-estar da crianga.
     Precedendo as sessoes da Assemblea Geral da Liga das

Nagoes, nella tomarao parte, amcontestavelmente, os illustres
representantes dos paizes mais importantes do inundo.   0
Brasil sera, sem duvida, representado brilhantemente, sendo
lamentavel si assim nao succeder.   Ja houvc, em Genebra-
Stockolrno, Vienna e Budapest, varias 'conferencias em prol da
crianga, todas ellas orientadas sob o ponio d<? vista de, propa-

ganda.
     0 futuro Congresso da Suissa, sera nuiitissinio mais util,

pois pelo seu caracter scientiftco e internacional, tern em
vista um programma mundial definitivo e um trabalho unifi-
cado em favor da crianga. A Liga das Nagoes decidiu crear
o Departamento Internacional da Crianga, que tera por sede
central a cidade de Bruxellas, e felizmente, em sua ultima As-
semblea Geral, apoiou a famosa "Declaragao de G-enebra' .

     Estando o proximo Congresso de Genebra apoiado.nos dots
notaveis acontecimentos supra-mencionados, e tacit de avaliar-
se a importancia que tera o mesmo e a sommia incalculavel de

beneficios que podera trazer a crianga.
     A Declaragao dos Direitos da Crianga, mais conhecida por

"Declaragao de Genebra", esta assim concebida: "'Os homens
e as mulheres de todas as nagdes, reconhecendo que o genero.
humano deve a crianga o melhor do que tern para dar, declarain
e aceitam como obrigagao, antes e acima de todas as considera-
coea de raga, nacionalidade e credo:
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  'I — Devem ser dados a crianga os 'mteios necessaries
para o seu desenvolvimento normal, tanto materialmente como
espirituahnente;

     TI — A crianga que tern tome, deve ser alimentada; a
crianga que esta enferma, deve ser -tratada; a crianga que ig-
nora, deve ser instruida; a crianga delinquente, 'deve ser cor-
rigida; a crianga orpha ou abandonada, deve ser protegida e

soccorrida;
     HI —Em tempo de calamidade, a crianga deve ser soccor-

rida antes de todos;
     IV — A cria.nca deve ser collocada em situagao de apren-

der um meio de vida e deve ser protegida contra toda especie

de exploragao.
     V — A crianga deve ser levada a consciencia de que os seus

talentos devem ser votados ao servigo dos seus semelha-ntes. '
    " Eis os principios que, na Conferencia de agosto, serao dis-

cutidos, afim de serem prattca'mente applicados em todo u
mundo.

     0 programima dos trabalhos do Congresso ainda nao esta.
definitivamente assentado, anas podemos adeantar que nelle
entrain diversas m'edidas, como por exempio: a assistencia
a crianga em paizes estrangeiros; a educagao da crianga sob
o ponto de vista da paz; e o problema intemacional medico.
hygienico, sociologico "e .legislativo.

     A representacao official de cada paiz na Conferenclay
sera tirada das li&tas que cada commissao apresentar nos pr<?-
parativos da mesrna, certo de que serao escolhidos delegados
os nomes mais em'inentes contidos nas listas apresentadas.

     Pelo exiposto, e facil de imaginar a grande utilidade (io-
 Congresso Interaacional da Crianga, os, imiumerbs beneficios
que elle podera trazer.  Havemos de ter a ventura de poder -
 acompanhar os 'trabalhos da Conferencia, desde o seu micio.
 ate ao seu fina'l, occupando-nos detalhadamente das varias
theses apresentadas, discutidas .e assentadas em secgoes.
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                PALESTRAS SOBRE ENSINO
                     (F. PAKKCT. — Biblioth. pcciiigugira. orpaniy.uila pur

                                 A. Barrpto e J. Sloll.l

                          PALESTRA V

          ENSiNO DE LE1TURA. —— A LETKA MANUSCRITA

      A palavra escrita nao tern nenhum attractive para a
 cnanga; pode dizer-se que, ao oonlrario, Ihe e ate inn objectu
 de diversao.

      Ja mdiquei como pode-m ser aprendidas as prinieiras pa-
 la vras, somente pelo estimulo da idea em a'ctos de associagao.

      Importa agora, dahi para deante, como um facto da ma-
 xima importancia para o ensino, veneer gradualniente tal
 repulsao.

      A victoria estou certo que se conseguira facilmente culti-
 vando-se o interesse e o gosto da crianga pela leitura de pala-
 vras que sejam lembradas por objectos e eslampas presentes.
 Desse modu a acquisigao se toma mais facil, pela familiaridade
 que, sein o sentir, ella vae •lendo corn as palavras novas e as
 suas respectivas f6rmas.

      Ha somente 26 f6rmas on letras differentes para a v.ra-
 phia de todos os vocabulos.

      Mas, quanto menor esforgo mental for exigido para dif-
 lerencial-as e memoralizal-as, lanto mais faceis serau oa artos
 de associacao.

     Nisto esta ja tracado o processo: o alumno devera apren-
 del-as, sem sohcitagao especial da sua altencau para ellas, quasi
 inconscientemeiite, pelo acto esponlaneo de associagao por
diftsemelhanga.

     Como ja o disse, o melhor meiu possivel para Ihe "ravar
no espirito as imagens, isto e, as f6rmas das palavras, R°e»cre-

vendo-as e formando-as a sua vista.
     Argumenta-se que, pelo methodo da palavragao. a crianca

•nao aprende as letras. Nao e verdade. 0 que ella nao aprende
q o sen nome, mas as f6rmas respectivas e o sen som. ficam-
Ihe gravados no espirito, nao so porque as ve escrever e ouve •
a iiua proiuinciagao, como tambcm porque ella mesma as es-
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irr\r r promincia.   N11 ronis'^o naii trill, <'• L-erto. ronlie<'iiiieiilo

cAji'to da ileliiiiilagao ;li; soin dc rada lelra. romo na solelni-
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      (hiaiilii a- I ('iritia'. |)()i'(''in. D sen (•onheriiiieiili) i'' |)ei'fi'ilo.

f n.iisliliir. lima \e/ i|i.ie a rriaiiga as repriitlu/. rsrreveiiili).

i!in>i |>rn\,i iiiillinlivcl ilc i|in' o itbjrclo. islo e. a siia iniaa.cni

l!n- csia ilrsriiliiula riarainenir IID (•spii-ilii.

      Ih'niais. nrgar islo e ilesfonlieref o |»o(lrr (lr assiiriarao

|i(,r liissrnn-llianca do es[)irili> injainil. ( !':)

      A solelragao ila j)a!avra. i;n a sna sy] laljacao. r(in)[)ar;»;la~

nitti <i rcprcsenlai.'ao inenlal (In i)li|ecln on do ilesenlio. »'• iiina

roisa inrolor.

      I'.sia rli.servarao la/-nn- siigcrir itiitra  i|iifslao.  liiiilas

vc/i'.s i!cl)alida: a do (•ararter de leira (|IK' se deve adi)[)tar no

;i(m-mli/.a:l(i ila ))riin'eira leilnr;! — maimscrilo, iin|iressii. on

Illi'lll.
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      Mas, nao e isto o que se vei'ifica. Os alumnos, depois ifu

 primeiro amio, nao escrevem nunca nesses caracteres.
      Ora, escrever e o segundo grande meio de expressao'du

 pensamento, e, por isso, e mister seja logo posto ao alcance do
 aprendiz, afim de que elle traduza seus pensamentos, corn o
 tapis, tao facilmente como o faz corn os orgams. vocaes.

      0 motivo e tao claro, que nem precisa de demonstragao.
     A expressao oral, como a escrita, possuindo esta, sob al-

 guns aspectos, mais valor, sao dois mieios poderosos de deaen-
 volvimento miental.

     Esta ultima, porem, possue ainda u grande merito de des-
 envolver a individualidade da crianca; pois, quando .della se
 utiliza e em silencio, traduzindo sens pensamentos por um ado
 do proprio esforgo.

     Em nossas escolas graduadas e de lamentar que o ensino
 tenda a fazer a massa absorver o individuo, dentro da qual elle
se impersonaliza.

     Este grande senao e, todavia, removido dum modo consi-
deravel pela expressao escrita, poderoso factor de caracteris-
tico individual.

     A crianga devera, pois, iniciar desde logo a expressao
escrita, da qual vae servir-se no decorrer de toda a sua vida.

     Mas, direis, isso nao impede que se' Ihe ensinem, conjunta-
mente, os caracteres impresses e manuscritos.

     Nao impede, e verdade, mas infringe uma regra de muito
valor pedagogico: — a da maior simplicidade.

     Assim, a crianga deve ser exercitada, no principio, num
so caracter de letra, tanto na leitura como na escrita.

    . Na minha experiencia de ensino, que comprende onze
amios de inspecgao escolar, nunca me foi dado observar a menor
difficuldade em passarem. as cnangas dos caracteres manu-
scritos para os impresses; ao conrrario, faziam-n-o corn a
maior faciltdade e promptidao, no curto espago de um on
dois dias.              <•

     E' .por isso que affirmo nenhum/a utilidade existir no em-
prego exclusivo do typo de forma para o inicio do aprendi-
zado de leitura, riem do misto.
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      A crianga, no acto de escrever as palavras ou sentengas
 no quadro-negro, lousa, ou "papel, adquire por observagao
 propria, espontanea, uma grande somma de proveitosos e mte-
 ressantes conhecimentos.

      Ao escrever a primeira palavra, comega ja a deletreal-a
 -do unico modo. natural; ao tracar a primeira sentenca, observa
 os signaes de pontuagao e a forma da letra maiuscula; e si Ihe
 nao for nunca permitt,ido tragar lima forma incorrecta, jamais
 tambem escrevera erradamente uma sentenga qualquer, ou
 iniciando-a corn letra minuscula ou enganando-se na pontuagao.

      Ao escrever palavras, ella segue exactamente, rigorosa-
 mente, o processo pelo qual aprendeu a palavra falada, pois a

' deletreagao e o correlate perfeito da pronunciagao; a palavra
 (alada ella a reproduz, pela voz, som por som;' a palavra es-
 crita ,-eu lapis a reproduzira tambem letra por letm, transmit-
 lindo o pensamento escrito tal qual o recebeu.

      Fala corn o lapis, como si estivesse a pronunciar mental-
 mente o que vae elle tragando.

      0 falar corn o lapis pode ser empregado, nos tres primei-
  ros annos, como um meio muito mats proficuo do que o que"
  resulta dos livros de leitura supplemental-, visto como a crianca,
 desde que escreve a primeira palavra, inicia, pode assim dizer-
  se, a unidade de todo o ensino da linguagem,.

      Devem unir-se, pois, desde comeco, e desenvolver-se gra-
  duahiiente, por iiitermedio da palavra falada e da escnta, a
  acquisigao e a transmissao do pensamento.

       Que vantagens, perguntareis, offerecerao o quadro-negro
  e c» lapis sobre a cartilha e' o livro impresso?

       Miutas, respondo. Primeiro, as palavras sao creadas pehi »
  mao do professor a vi&ta da crianga, aprendendo-as ella ao
  vivo, exactamente comlo aprendeu a palavra falada. A ranl-
  liplicidade de'pontos negros, que constituem a massa impressa
  da pagina, distrae positiva.mente a attencao do aprendiz, a
  qual, por'isso mesmo, nao pode. appltcar-se toda inteira, corn
  a energia que Ihe e compativel, a apreensao da palavra que Ihe
  <jii.er ensinar o professor.   Segundo, a palavra e estrita no
  quadro-negro em caracteres grandes, bem visiveis, e indepe-n-
  dente de quaesquer outros objectos que Ihe possam distrair a
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 attengao, excepgao feita daquelle a que se reporta o voeabulo.
 Terceiru, a attengao inj'antil e solicitada exclusivamente para
 um unico objecto, preenchendo-se assim a condigao da maxima
 simplicidade. Quarto, finalmente, as palavras poderao ser
 aprendidas por actos repetidos de assuciagao.

      0 grande inconveniente das cartilhaa esta juslatnente nessc •
 lacto de se nao repetirern os vocabulos de modo bastante para
 que os assimile a crianga; emquanto que. eslas repetigoes podem
 tazer-se facilmente no quadro-negro, e tao profusamente quanto
 sejam necessarias.

      As prim'eiras cem palavraa e de rigor at-jain perl'eitamenie
 sabidas, perfeitamente dominadas.

      Trabalho superficial e sempre tral)alho defeituosu. prin-
 cipalinente no ensino.

      A crianga tera, pois, desde coinego, de escrever na lousa
 cada palavra que aprender.    Quando saiba Jer seinencas,
 destas so reproduzira as palavras. Mais ainda, coino um exer-
 cicio indispensave], devera sempre ler tudo quanto Iragar.

      Eu nao conseguia comprendef, ha annos, por que raxau
 era tao facil a mudanca dos caracteres manuscrilos para os
 impresses.

      Constatava o facto, sim. inas seni poder ilar-lbe a prerisa
 explicagao.

      0 rriotivo e, entretaiito, muilo simples.
      As letras mannscritas e "as impre&sas sao inuilu senit'-

 lhantes.
      Os primeiros typos de imprensa i'orain Lima grosseira

 reproducgao das letras manuscritas.  Corn o [empo, e cerlu.
-•soffreram ambos grandes modificagoes.  Nao obstante, persis-
 lem ainda notaveis semelhangas.

      Ora, a crianga, como nao ignoraes, possue uma admiravd
 faculdade para descobrir semelhangas, que se Ihe gravani no
 espirito, tanto mais fixamente quaiilo as imagens mentaes, que
 Ihe sao inherenles, nao conseguem' ampliar-se corn o que pro-
 duz as differengas.

      Tanto basta para explicar a surprendente facilidaile
 corn que ella passa da Jetra manuscrita para a de forma.



     Urn periquitinho estava corn muita sede.
     Procura agua daqui e dali, e so a encontra numa garrafa-

     Ai! sen biquinho era curto demais!
     Sabe, enlretanto, que e forte e por isso bica, bica o vidro,

esperando quebral-o.
     Impossivel abrir o menor bur,aquinho!
     Entao experimenta virar a garrafa. Coitadinho! suas for-

gari sao tao poucas .que nao auxiliam a vontade. Seu esforco e
debalde.                                        e

     A sede o atormenia e o estimula sempre.
     Que ha de passar pela cabecinha verde do periquito?
     Uma idea engenhosa surge. Apanha pedregulhos e, um a

um, deixa-os cair na garrafa, e aatisfeito, piscando os olhos,
examina a agua que sobe lentartiente.

     Corn que alegria ergue a cabecinha engulindo as gotas de

agua, que aaem da garrafa encantada!           g

     Que licoes de paciencia encontramos constantemente, ao
examinarm.os a natureza —'esse livro aberto onde cada qual

tao facilmente pode ler a todo instante!
     Pela applicagao perseverante todos nos podemos, quasi

sempre, attingir o alvo desejado.
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                            "NINI"

     D. X . . . era senhora muito rica.
     Cerlo dia, sahiu a paasear pela' feira, coin sua fillia.

uma genti] menina de seis aimos, que levava nos bragos umu
boneca. A pequena chorava perdidamente, porc[iie a mae nao
quizera 'comprar um bolo que Ihe apetecera.

     Passava nessa occasiao, uma pequenita pobre corn inn
bolo na mao, e, ao ver a outra banhada em lagrimas. pal-on.
olhuu para o seu bolo. partiu-o e deu-lhe a, metade.

     D. X. . . sorriu einernerida e |.)rometteii a eslranha r[iic Ihr
liar^i uma baiieca.

     — Vou dar-lhe a minha, sim;1 balbuciou a filha, e entre-
gou-a a outra, dcpois dum gesto de acquiescencia da ma-
ma. . . E seguirain. Mas, a alguns passes de distancia. viroii-
se para prevenir a amiguinha desconhecida:

     —Olha, sabes, ella se chama "Nini*. Trata l^in ilella!
Nao te esquecas, sim?

                         0 CANTE1RO

     Mal raiava a manha ia o eanteiro talhar da.s montanha--
blocos de pedras, que polia e preparava para a construccao dp
edifici'os e pontes. Era operario tau hahil. (|ue ininca Hie fal-
tava trabalho. Vivia contente e feliz.

     Um dia, indo levar pedras para reconstruccao da casa
duni ricago. viu coisas admiraveis.

     —- "''Como desejava aer rico! •Como gostaria de dormir em
leito macio, coin aquelles ricos cortinados ao meu redor."

     Ajuntou suas ferramentas e dirigiu-se para .casa.
     0 "Genio das Montanhas". ouvira o seu desejo. Em vey.

da pobre choupana que deixara pela manha, encontrou um ma-
ravilhoso palacio. A' noite dormiu em macia cama, entre lindos
cortinados. Pela manha chegou-se a janella e viu passar inn
])rincipe, em sumptuosa carru,agem.
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    — "Oh!" disse elle, "quizera bem ser principe, viajar coin
aquella pompa!"

     Mal tinha desejado, eil-o principe viajando na cubicada
<',arruagem. Durante algum tempo foi feliz.

     Indo um dia ao jardim, viu que o sol seccava, torrava a ^
relva. apesar de toda a agua que Ihe mandava deitar.

     —"Isto nao pode ser! 0 sol e mais poderoso do que en!

Quero ser sol!"'
     Ainda outra vez ouviu-o o "Genio das Montanhas." Trans-

formou-o em sol.
     Como se sentia orgulhoso! Queimou as searas dos ricos,

assim como as dos pobres. Uma nuvem toldou-lhe o bnlho.

     —-"A nuvem e mais poderosa do que eu!" exclamou.i

"Quero ser nuve'm!"
     E o "Genio das Montanhas" transformou-o em nuvem.
     Permaneceu algum tempo satisfeito, suspense entre o sot

e a terra.
     Fazia cair chuva, regava os campos, reverdecia as folhas.
     Nao contente comi isto, comegou a despejar sobre a terra

chuva torrencial, ate que os rios transbordaram, os campos se
 inundaram, as colheitas se perderam.

     Levou n,a enxurrada cidades e villas, mas uma -coisa nao -
 pode abalar: o grande massigo de (pedra, a montanha.

     —"Sera esta mpntanha mais forte do que eu?.'" excla-
 mou furioso. "Quero ser montanha!"

     .Immediatamente o "Genio das Montanhas" transformou-
 o em pedra; fel-o montanha. Durante muitos ,e muitos annos
 permaneceu orgulhoso, de cabega levantada, acima dos outros
 penhascos. Os raios ardentes do sol nao o molestavam; a funa

 das tempestades nao o movia.
     — "•Isto e melhor, muito me'lhor do que qualquer outra

 coisa"! exclamou elle. "Sou miais poderoao que qualquer

 outro."   ^                        '                     '
     "Um dia ouviu o hater continuado dalguma coisa.
      Olhou. Viu o canteiro corn suas ferramentas despedagando-

 Ihe o dorso. Forte calafrio percorreu-lhe o corpo, quando sen-
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tiu separar-se-lhe uma lasca que vein eair nas maos callejadas
do operario.

     —"'Quern e mais forte do que en?" disse a montaiiiia.
"Quero ser aquelle homem."

     E tornou-se homem outra vez — o mesmu pobre canleiro
que era, vivendo em rude choupana, trabalhando de sol a sol.
dormindo em cama dura. Mesmo assim era feliz, pois tinlia
aprendido que melhor do que ser sol, nuve'm ou mtinlaiih;t. e
trabalhar pelo "pao de cada dia."

                          BOA ALMA

     Esta uma tarde deliciosa. Alice nao cabe cm si de ron-
lente. Vac dar um passeio ao campo, coin a sua querida niae.

     Ja preparada para sair, passa pela sala de jantar. A um
canto, sentado numa poltrona, muito triste, ve sen avo que e
cego. Entao ali para, fica muito seria, reflecte um niomento f
vae ter corn a mae. Diz-lhe que ja nao quer sair; esta cansada:
prefere ficar em casa, e ler em voz alta para o avnzinho.

     A mae faz-lhe a vontade, e a crianga pega nuin livro de
historias. senta-se ao pe do pobre cego e principia a ler.

     0 infeliz ja nao esta triste; afaga o rosto da nela eom ,sna
mao tremula.

     Alice, radiante de contentamento, sente no inlimo da ••ilma
o mexphcavel prazer que experimentam todos a(niel]es ({lie pra-
ticam o bem.
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            NAO SE DEVE MENTIR

Certa vez foi a casa dum amigo —
Diplomala como elle, um cavalheiro.
E a sorrir, pela mao levon comsigo
I'm peliz expertissimo e brejeiro.

Vendo o pcqueno, sobre um movel fino
Que oi-na'mentava ;i esplendida saleta.   e
Urn mimo de lavor alabaslrino,
De uma muiher riquissima estatueta.

Desejos teve logo de possuil-a,
E de tal monta foi a sua ambigao,
Que se chegou ao pae para pedil-a,
Calcando os trilhos bons da educagao.

--"'•Dou-t'a depois, meu filho." E novamente
 Continuou a palestra o diplomata,
Lembrando accordos para o Continente,
 Externa? leia para o Brasil e o Prata.

 Horas depois o illustre visilante,
 Ao despedir-se do intimo collega»
 Ve que elle, ao filho, a joia dealumbrante,
 Corn muito gosto e sorridente entrega.     ,;

 — Como?! Nao pode ser ... — Pei-dao, amigo,
 Alegre o fago e digo-te em confianga:
 Nunca devemos (guarda bem comtigo)
 Menlir, lirincando embora, a uma. crianga.

              .ANTONIO FARIA — {Sedra Patriotica.}
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                      A FERRADURA
     Um homem comprou um lindo cavallinho baio.
     Todas as mannas, quando ainda a relva estava salpicada.

de orvalho e os passa-ros gorgeavam suas cangoes matinaes,
montava no seu cavallinho e la se ia pela estrada1 afora: pele-
leque, peleleque!

     As quatro patas ageis, batendo na dura estrada, iam pro-
duzindo a agradavel musica.

     0 dono iffL Qelle a cidade e ao campo, a igreja e ao mer-
cado; subia e descia morros, sempre: peleleque, peleleque!

     Montado no seu baio, ouviu um dia alguma coisa cair, fa-
 zendo barulho numa pedra que .estava no meio do c,aminho.
Olhando para traz, avistou na estrada umia ferradura. Quando
 a percebeu, exclamou ao seu cavallinho:

             "Como foi-te a ferradura despregar?
             Agora, nova te vou dar."

     Saltou muito depressa do cavallo e examinou-lhe uma das
patas deanteiras; a ferradura estava ali. Levantou a outra
 pata deanteira; tambem estava ferrada. Examinou uma das pa-
 tas trazeiras; em' ordem. Comegou a pensar que tinha se enga-
 nado, mas quando olhou a ultima pata, exclamou:

            "Conno foi-te a ferradura despregar?
            Agora nova te vou dar."

      Foi depressa ao ferrador e disse-lhe:

             "Ferrador, ferrador!  Venha ver!
             Ferradura nova precisa ter."

      Mas o ferrador respondeu:

             "Ferrar nao posso sem o carvao,
             Que ferro frio nao serve, nao."

      0 homem ficou aborrecido quando ouviu isto. Onde iria
 buscar carvao?

      Deixou o cavallo corn o ferrador e sahiu a procura do pre-
 cioso mineral.
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     Foi ao armazem. ' Ao entrar, disse:

            "Tern carvao pVo ferrador usar,
            E uma ferradura fabricar?"

     0 dono do armazem respondeu:

            "Arroz e feijao vendemos,
           •Mas carvao, senhor, nao temos."

     0 homem suspirou e seguiu. Dali a pouco encontrou-se
corn um fazendeiro que levava ao mercado os productos do seu
labor. Disse-lhe:

            "Tern carvao p'r'o ferrador usar,
            E uma ferradura fabricar?"

     0 fazendeiro respondeu:

            "Quer milho e alfafa? Tenho porgao.
            Senhor, eu sinto nao ter carvao."

     E o fazendeiro la se foi embora, deixando o homem muito
desconsolado no meio do cammho.

     Olhando o milho do fazendeiro, lembrou-se do moinho.
Foi ao moleiro e disse:

            "Tern carvao p'r'o ferrador usar,
            E uma ferradura fabricar?"

     0 moleiro respondeu:

            "Carvao nao tenho para Ihe dar.
            Fuba e milho pode 'levar."

     0 homem voltou desanimado e sentou-se numa pedra a
beira do caminho.

     Dali a pouco descia a estrada uma velhinha.
     Aproximou-se do homem e perguntou-lhe o que Ihe acon-

tecera. Elle contou-lhe, e quando terminou, ella riu-se, riu-se
ate nao poder mais, e depois disse:

            "Carvao querendo encontrar,
            Va ao mineiro procurar."
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     0 homem poz-se em pe, de um salto, e agradecendo a boa

mulher, correu depressa ao mineiro.
     0 mineiro tinha estado trabalhando todo o dia numa mma

la embaixo, bem embaixo da terra onde era tao escuro, que
precisava trazer uma lanternazinha no bone para enxergar onde
ia. 0 mineiro tinha muito, muito carvao prompto e forneceu
bastante ao homem, que o levou depressa ao ferrador.

     0 ferrador accendeu o fogo na sua forja e logo apromptou
quatro lindas ferraduras, que collocou immeditamente no liaio.
que la se foi-outra vez pela estrada afora: peleleque, peleleque!

                  0 PEQUENO TAMBOR '

     Numa manha fria, de rigoroso invemo, um batalhao de

bravos soldados marchava para a guerra.
     Entre esses valentes defensores da patria, achava-se um

menino de doze annos, moreno, olhos pretos, uma bella cnanca

de physionomia sympathica e intelligente.
     Era elle o Pequeno tambor, assim appellidado pelos seu.s

camaradas.                 -         .            ,
     Apos seis dias de marcha por sertoes immensos, por loga-

res pantanosos, esses mtrepidos heroes divisaram os mimigos
que se achavam miiito bem fortificados.

     Apossaram-se, entao, duma casa velha, em rumas, e ahi
se entrincheiraram para dar-lhes combate. 0 adversano acha-
va-se optimamente municiado corn superior material bellico, e

contava o dobro de soldados.
     Reconheceu o batalhao essa superioridade, mas o capitao,

 enthusiasmando os seus soldados, disse:
     "De que e feito o valor duma Patria sinao do amor dos

 seus filhos?
     Vamos, coragem, morramos todos em nosso posto!
     Somos filhos duma grande nagao; reunamo-nos todos e

 fagamos accesa guerra aos audaciosos invasores!"
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      Essus palavras siirl.irarn erfcito. estimulando os soldados.
      Coincca a lula. Inia pavorosa, medonha, intei-nal.
      As janellas i'icani cheias de soldados que. aos poucos. fe-

rillos morlalmeiilc. caem para nao mais so lev,anl;if.
     0 Icneiile. f'rriilo Iraieoeiramcnte por uma bala, n-iorre

f'omo iisn. lics'oe.
      0 capilao. achando-se (jiiasi so, cntn inn punhado dc sol-

dados. eiiroraja-os. «.• rlicio i]e patriotismo, conni.ale jiinta'nenie

coiii riles.
      0 [;i.ni]ii)r/.lnl-io. iiuc aii'- enlao ri.ifaxa o lainl>or- nolanilo o

(>ri'irial nervoso. enrora jando os soldados. levado por lima lor-
ra ;-oi)rrii;!liiral. ilrixa o lamlior e. a|)ossando-se ilinna caralinia,
vai' jiara nma das jain'llas e coinega a combater.

      (» :'<)i)iiiiani!aiiic vcndo annella crianca no meio do ]!',"-iyo.
of(ifii,Li-1ii,' <iuc se fdire. 0 tamborzinlio, filando-o disse-liic, ar-

cenlnjiilio a vo/:
      "(;a|)il;ni. SPII dcKcendenre dos bainieiranU's: em mi.iilias

vcia- n;1o i'orrr saii;-;iic ilinna raea |)iisillaiiiinf e sim iliiin |>;ivo
 fcirlr. Mrn p;ic c incus innaos morreram no cam]Jo da lialalha
i' ci! mr -inl-i ifli/ rin niorrer (lel'etiileiido o men estremccido

      E. roiiscr\aii(lo-se no .sen posto. firme na ponlaria. n he-

i-or/.inlio ia (iiziinamlo os inimigos.
      Mas o deslino loi-iht' cruel.
      I ina !>a1a tiairocira v,arou-llie o peito. Fcrido nioi-lal-

 nifntr, clle (-!i\ol\c-se no aiiri-verdc pendao lirasileiro, niur-
 rendo, risosiilo c conlentc i»or ter defeiidido sua amada Palria.

S. I'a u I o. ! ' - ."> - 023.

OliLAWO MOISAES.
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                  0 JARDIM DA VOV6

                             II

                        {Continuacao}

   ' No dia seguinte, vovo corn a sua costura e Lulu corn o seu
livro de figuras, sentaram-se sob o caramanchao. Admiravam um
Undo botao de rosa, quando de repente o menino viu, no alto,
uma casa esquisita. Parecia uma bola de papel pardo e tinha
uma infinidade de portas.

     Quiz, ja se sabe, conhecer os moradores da casa.
     — "Nao bata a nenhuma daquellas portas," aconselhou-

Ihe a vovo, "porque a senhora D. Vespa mora ali e nao gosta de
ser incommodada corn visitas. Si voce deixal-a em paz, nada
me acontecera. Vou contar uma historia a seu respeito. Quer?"

     Lulu poz-se a escutar,. muito attento, emquanto a vovo con-
tou-lhe o seguinte:

     Fada-rosa morava no centro duma linda rosa vermelha.
     Muitas outras fadas moravam no mesmo jardim. Uma ha-

bitava o lirio, que a acommodava muito bem; outra, a papoula,
e tinha sempre muito somno. Fada-rosa preferia a sua habita-
cao perfumada, corn suas lindas cortinas escarlates.

     Tinha ella uma amiguinha, a Cecilia, linda menina a
quern queria muito bem. Nao Ihe podia falar, pois as fadas so
conversam comnosco nos sonhos ou pela imaginagao.

     Do seu bergo avelludado deleitava-se em ouvir Cecilia
cantar no jardim.

     Um dia pensou comsigo: — "Eu nao posso conversar corn
 Cecilia, mas ppsso escrever-lhe uma carta, contando-lhe quanto
Ihe quero bem.

     Escrevo sempre minhas cartas em petalas de rosas e o
vento encarrega-se de as transportar. Mas. .. talvez Cecilia nao
entenda! Oh!... si eu tivesse uma folha de papel!"

     —"Eu sei como voce pode se arranjar", disse a Fada-li-
rio. "Va*direitinha a D. Vespa pedir-lhe uma folha de papel."
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     — "Ouvi dizer que D. Vespa e muito brava."
     — "Nem sempre se pode dar credito a tudo o que se ouve..

 Ainda que D. Vespa seja um pouco sovina, ella tern bom cora-
cao."

     Animou-se Fada-rosa e voou a casa de D. Vespa, tendo a
boa sorte de encontral-a.

     —"Bom dia, D. Vespa"! 'Vim ver si a senhora podia ter
 a bondade de me emprestar uma folha de papel."

     —— "Acabei de usar a ultima folha empapelando minha
casa," disse D. Vespa, "mas, si a senhora puder esperar, terei
muito prazer em servil-a."

     Fada-rosa comegou a pensar que, de facto, D. Vespa tinha
bom coragao. Esperou e acompanhou corn grande ihteresse o
trabalho de D. Vespa ao fabricar a folha • de papel. Perto da
 sua casa havia um velho e carcomido cepo. D. Vespa corn o
serrote, que sempre leva comsigo, serrou e serrou ate conseguir
tansformar a madeira em delgados fios. Molhou-os muito bem
corn uma especie de colla que fez sair da bocca, formando corn
os fios uma bola.

     —"Quanto trabalho estou Lhe causando!" disse-lhe Fada-

rosa.
     — "Eu estou muito acostumada ao trabalho," tornou D.

Vespa. E extendeu a bola, e depois de muito lidar, conseguiu
uma bella folha de papel cinzento.

     —"Muito, muito obrigada!" disse Fada-rosa, e la se
foi voando convidar todas as outras fadas para ajudal-a a es-
crever a carta, pois queria que esta tivesse o perfume de todas
as flores era primavera.

                                             (Continua.)



72REVISTA ESCOLAR

                       SELVAGERIA
     A dogura da tarde attrahia-me para os campos.
     Do lado do occidente, blocos de nuvens que o sol nimbava

dum torn vermelho incandescente, corriam brandos, vagarosos.
     Puz-me em marcha, la para os lados do Agude — trecho

favorito das minhas excursoes.
     As avezinhas em revoada trinavam, em busca de seus pou-

 sos, presagiando a chegada da noite.
     Bandos de niveas pombas passavam, turturinando, em de-

 manda dos pombaes.
     A meio do caminho, piano e bem cuidado, topel um cao-

•zito preto, que se poz a seguir-me, agitando a cauda, em signal

 de alegria.
     Breve o caminho bifurcou-se-e ja agora tomava eu por

 uma vereda mais bella, quando inopinadam.ente, por traz das
 sebes, proximo duma ramada, surge um rapazelho esguio. ma-

 gas do rosto salientes, olhos felinos.
      Precipite, lanca uma corda ao pescogo do animal, que, ti-

 mido, olhar cheio de pavor, se encolhe tremehdo.
      Em seguida eil-o, numa rajada de furor, -a despedir sobre

 o animalzinho, chicotadas silvantes, que o colhem no dorso,

 donde borbulha logo o sangue.
      0 animal, a muito custo, consegue desvencilhar-se daquei-

 las maos brutaes e larga desabaladamente pelos campos, em
 busca dum refugio, quando grosses pedregulhos Ihe alvejam

 o corpo.
      E o rapazelho de olhos felinos. corria pressuroso em seu

  alcance, quando Ihe gritei:
      _"Porque maltralas assim esse animal?!'
      Mas elle, sem attender a nada, atira-me urn-a imprecacao

  qualquer e poe-se ao encaico de sua indefeza victima.
      E agora o m.alfeitor, alcangando o pobre animal, noutra

  furiosa arremetida, vibra-lhe forte vergastada.
       Precipitei-me. Quiz chamal-o para fazer-lhe uma admoes-

  tacao: exhortal-o a nao proseguir naquella selvageria inomi-
  navel, quando alguem, mais prudente, e quiga menos sensivel

  que eu, atalhou-me:

^I'fe-A.,..-
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    ._"Se- prudente; nao queiras arvorar-te em julz.   Co-

nhego bem aquelle malfeitor.
     Fica sabendo que nao havera nem raciocinio, nem subti-

lezas, que o fagam dempver de seu intento. A tua acgao e as
tuas palavras nada adeantam; pelo contrano, Ihe serao um m-
citamento para o acto que esta praticando."

     Dissimulando o aborrecimento que me adveiu dessa scena

brutal; tentando apagar os tristes pensamenlos que me acome-
 teram, e procurando esquecer o mais possivel a mmha dor, tor-

 nei para casa.
     A noite aocentuava-se mais e mais, e no firma.mento, es-

 trellinhas brilhantes palpitavam ...

                                    ANTONIETA PANTOJA.

                     0 CORVO

 Refeito o negro papo e o sordido bandumo,
 0 velho corvo agita as azas' rumorosas,
 E o claro firmamento alcanca, mm mergulho,
 Escalando sem custo as espheras radiosas.

 Traga curvas gentis, ronda as nuvens formosas,
 Nas purpuras da 'luz boia pleno de orgulho,
 E de novo elle desce as regioes pantanosas,
 Para a fome saciar, num rouquenho.barulho.

 A vaidade terrena ao corvo se assemelha:
 Si e um laiva de arrebol proclama-se centelha,
  E no falso esplendor nao comprende que e Job.

 E nem sonha siquer na estulticia que a engana,
. Que' ao seio tornara da argilla soberana,

  Calcada sob os pes, na confusao do p6.

              ' ANTONIO FARIA — (S-e.dra Patriotica.)



               METHODOLOGIA

                 PROCESSO EDUCATIVO

             SUA NATUREZA E ELEMENTOS

                               (A. TOMPKINS. — Trad.)

                        (Continuacao)
                                            • '"."•• -          ...^

     2. Embora esta ligao seja geralmente considerada como
um trabalho puramente intellectual, ella deve despertar um
alto estado de emocao. Isto seria considerado muito natural nu-
ma ligao de leitura, ou talvez, numa licao de historia. Mas toda
a actividade necessaria para comprender mn objecto e acom-
panhada pela emogao inherente — um deleite intellectual ori-
undo da propria actividade. No momento em que a crianca co-
mega a discernir a unidade no meio das differengas entre as
pyramides, inicia-se um forte influxo de prazer. Bain classifi-
ca isto como "o relampejar da harmonia." A forga da emogao
despertada e um bem vivo indicio da clareza, precisao e firmeza
da actividade intelleotuial apoderando-se da unidade dos
objectos.

     Ora, essa sensagao intellectual despertada por meio desse
objecto podera. parecer coisa insignificante; mas lembremo-nos
que todas as vezes que uma sensacao intellectual for despertada,
o alumno tornar-se-a tanto mais apto a subir acima do mes-
quinho nivel do prazer sensual a uma atmosphera mais pura
de vida espiritual; a vista de ideas puras.   Na verdade
um grande problema para o professor e o de afastar a influen-
cia de certas sensagoes proporcionando assim, liberdade a vida
espiritual mais elevada; e um poderoso meio para este
fim e o despertar da emogao intellectual por meio de ligoes
taes como as que possam ser dadas na pyramide. 0 pro-
fessor deve de tal maneira guiar o alunrno, que elle encontre o
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 seu maior prazer no habito de raciocinio. Para este fun, todos
 os objectos devem ser apresentados de maneira tal.a fazel-o ex-
  perimentar essa alegria. Sera demasiado pedir ao professor
 que procure, numa licao como a precedent^ opportunidade de

  substituir por emogoes puras e espirituaes as sensacoes escra-
  visadoras e commoventes?. Quanto mais agradavel nao se tor-
 naria o ensino si o professor, no acto de ensinar, estivesse con-
  sciente de effectuar, nao importa em que proporgao, um resul'-
  tado tao glorioso e extenso como o acima descrito!

       Mas este objecto, como acontece, talvez corn todos os ou-
  tros, nao produzira seu pleno resultado no alumno sem que eLe
  desperte sua emogao esthetica. Este' sentimento e despertado
  quando se a.cha reflectido no proprio objecto; quando eile
  transforma-o num modelo de sua .propria vida, Tao recta, tao

• verdadeira, tao nitida, tao el'evada e a verdaden-a persomh-
  cagao do caracter e a aspiragao da alma. Ella msto se deleita
  porque o objecto Ihe reflecte a sua verdadeira, ideal persomti-
  cagao. Sentimento tao elevado e pouco exigido por esta edade
  utilitaria de educagao; mas a alma infantil anceia por elle e
  tern fortes razoes. E' opportuno insistir mais detalhadamente
  sobre o dever do professor em despertar as emogoes estheticas
  por meio de tudos os objectos corn os quaes a mente do alumno
  vem em contacto. 0 professor nao deve considerar objecto algum
  em esludo como coisa de meras relacoes mentaes; mas deve con-
  seguir que o alumno o faga brilhar por meio do poder de suas
  sensacoes creadoras.   Eu desafio a qualquer a apresentar
  um resultado educative'mais elevado, ou mesmo mais pratico,
  do que o habito e poder de transformar cada objecto que se de-
  para a sua attengao em alguma coisa bella e divinamente verda-
  deira. Revelacoes e inspiraeoes virao ao professor que^ se esfor-
  gar seriamente para applicar estas suggestoes a licao diaria, por
  mais comezinho e sem importancia que seja o objecto em con-

   sideragao.
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VULTOS E FACTOS

      GALERIA NACIONAL

                  k

 (LEITURA PARA AS CLASSES ADEANTADAS)

                       OLAVO BILAC

                                          ®     Tarde tepida de verau. Achava-me eu na Avenidia Paulista.
     A meu lado, caminhava meu filho, que, vivo e esperto,

tudo via e tudo queria saber. Satisfazia corn dedicagao dum
pae feliz, a todas as suas curiosidades.

     Chegamos finalmente ao pe dum monumento.
     — Quern e aquelle homem que esta la no alto, papae?
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     _ Aquelle homem, que estas vendo la no alto, dominando
corn o seu busto esbelto, toda a magnificencia desta linda tarde
e desta bella avenida, infelizmente ja morreu, meu fillio.

     Elle se chamou em vida, Olavo Braz Martins dos Guima-

raes Bilac.
      Nasceu o immortal cantor das bellezas de nossa Patria, no

dia 16 de dezembro de 1865, na cidade do Rio de Janeiro.

      Cursou a Faculdade de Medicma, da Capital Federal e a • ,
de Direito, de S. Paulo, mas nao 'chegou a ser doutor.

      Foi director d' "0 Combate" e em seu jornal sempre es-

 ereveu em prol da educagao inf,antil.
      Fundou, aqui hesta Capital, a Liga Nacionalista, que man-

 tern muitas escolas nocturnas gratuitas.

      Foi secretario da 3.° Conferencia' Pan-Americana, e em
 1910 representou o Brasil no mesmo Congresso,, em Buenos-

 Ayres.
      Era membro da Academia Brasile^ra de Letras, do Con-

 gresso Superior do Depaftaimento Federal e foi tamhem inspe-
 ctor da InstrucgaOgPublica do. Districto Federal'.

      Emriqueceu a nossa lileratura corn bellissimos livros de

 poesias, muitas chronicas, •novellas, livros de leitura para as

 escolas etc.
      Amou muitissimo -a nossa Pafria, e as criangas brasileiras

 escreveu:

       "Ama corn fe e orgulho, a. terra em que nasoeste!

       Crianca!...

     o        *        '                                                                                    •                             '

       Criancal "ndo verds nenhum paiz como este!

       Imita na grandeza a terra em que nasceste!''

       Nao houve poeta que mais alto elevasse o nosso "aun-

  alvi-ceruleo-verde panno".
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     Sinto-me orgulhoso, antevejo aos meus olhos lacrimej an-
tes de alegria, um Brasil maior, quando ougo as criangas, os
soldados e o povo todo de minha terra natal, repetirem os
versos sublimes do divinal Bilac:

            "Salve, Undo penddo da esperanca!

             Salve, symbolo auguslo da paz!

             Tua nobre presenca, a lembranca

             A grandeza da Patria nos traz!"

     Para o immortal Bilac, o Brasil era o "reino da Luz, do
Amor e da Fartura!"

     — Que representam essas figuras ao redor da estatua,
papae?

     —• Sao as grandes obras do poeta, meu filho. La esta o
vulto forte e varonil de Fernao Dias Paes Leme, o ousado ban-
deirante, o destemido "desvirginador da Terra Brasileira7', o
celebre "Cacador de Esmeraldas".

     Vemos mais, o maior trabalho do grande Bilac, em fazer
de cada brasileiro um soldado prompto *para defender a
Patria na paz e na guerra.

     Nunca o'lvidaremos a sua gloriosa peregrinagao civica
pelo Brasil.

     Olavo Bilac, meu filho, foi ainda o mais ardoroso pro-
pagandista da instrucgao. "Si fosse possivel," dizia elle, "eu
me centuplicaria para diffundir a instruccdo."

     Era o seu maior e mais ardente desejo ver o Brasil de
1922, completamente expurgado de analphabetos.

     Infelizmente este seu sonho de ouro nao se realizou.
                                                         i

     0 sol de 7 de setembro de 1922, nao illuml'nou um Brasil
como elle desejara, mas iliuminou este monumento erigido a
memoria dp inolvidavel poeta, que no dia 28 de dezembro de
1918, cerrou para sempre os olhos a belleza e grandeza desta
"amada terra do Brasil," que elle soube dignificar e collocar
muito alto.

     — Hqmens como Bilac deviam ser immortaes!
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     —'E assim e, meu filho. Elle, morto hbntem, revive hoje
em 'nossos coracoes, no esplendor do nosso ceo, nas maravi-
lhas de nossa terra.

     Este monumento perpetuara no bronze "o seu vulto sa-
grado", que, como hontem e hoje, continuara amanl-ia a ensi-
nar os brasileiros a amar e elevar o' Brasil.

     Meu filho, eis o exempio a seguir; eis o vulto a imitar.

     Nao olvides nunca os seus sublimes conselhos.

       "Crianca! nao verds nenhum paiz como este!

       Imita na grandeza a terra em que nascesteV

^



MUSICA8 E CANTOS ESGOLARES

          MARCHA DOS ESCOtElROS

            (LETRA DA MUSICA ANNEXA)
                                                  3

Somos ufanos escoteiros
Resolutos, disciplinados,
Marchando firmes, prazenteiros,
Corn passes eguaes, acertados.
Muito garbo queremos ter,
De mochila, bastao, cantil,
Todos protestando alto erguei.
0 bemdito nome do Brasil!

                               Coro             •'

              A alma de todo escoteiro
              A' patria amada esta offerta,
              E destemido brasileiro,
              Alerta sempre, sempre alerta!

Cedo o escoteiro ao levantar,
Resolute, cheio de uncgao,
Promette sempre praticar
Uma nobre, uma boa acgao.
Sendo util, ha de ser leal,
So uma palavra elle tern,
Evita, foge a todo o mal,                        •
Carinhoso, fazendo o bem.

      •                      Coro

              A alma de todo escoteiro
              A' patria amada esta offerta,
              E destemido brasileiro,
              Alerta sempre, sempre alerta!
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     Outras vezes, de branco me trajo, do mesmo modo que as
criancas quando vao a escola em dias de testa.

     Sou muito modesta, pequenina e vivo occulta.
     Apesar disso, tenlio um aroma que me denuncia a huma-

nidade, que, impiedosa, vae me arrebatar de sob o meu telhado
verde e me leva comsigo e rende-me culto, enfeitando-se -com-
migo na vida e tambem na morte.

     Assim como eu, sao as criangas boas; apesar de pequeni-
nas humildes e modestas, nao poderao viver escondidas.

     0 perfume de suas virtudes hao de denuncial-as, e ,a huma-
nidade entao, ira buscal-as em seu esconderijo, para render-lhes
as homenaeens merecidas.

**

     Como as criancas peraltas, endiabradas, eu sou muito ir-

requieta.
     Sou voluvel como os homens; ora me agrada uma flor, pra

outra me enebria.
     Das mais variadas cores procuro me vestir, imitando assim

,a maior preoccupagao das mulheres.
     Emquanto as criangas cabriolam pelas aleas dos jardins,

eu ando pelas flores.
     Como as criancas, tambem gosto muito de coisas doces.
     Passeio duranie o dia, mas tenho uma irmazinha que nao

tern medo do papdo e sae a noite.
     Ouira ainda tenho que nao gosta muito de doces e se pa-

rece muito corn as criangas mas que estragam as plantas.
     Nao queiram se parecer corn esta mmha inna, si desejam

ser boazinhas e felizes na vida;



><^A(fc^^AA^^A^t^^A^^^^^c&^

    DTSPOSICAO DOS ALUMNOS PARA GYMNASTiCA

               Iremos dando, nesta secgao, e seguindo a ordem
          do pro^ramma official em vigcnciii. a'lgunias licoes
          que sirvam pai-a auxiliar o professor iia ohservanca
          do piano dc psiudo esiabelecido. Sonicntc finrcinos
          nogues dp gymnaalica pedagogic;i, uu sucra.

     A lif;;1o (ie gvmna^tira (1 dada. on na [n'opria s.ii.i dc ;i!ila.
on ao ar livre.

     E"' |)referive] sempre que seja ao ar 1ivre.
     No primeiro caso, os aliiinnos se Icvant.im pelo modo es-

labclecido pe1o direftur, on pelo proCcssor r licam mais (HI
nimo'- disposto? \ian\ "s exercicios.

     No se^mido raso. ('" preciso forini.sr as criain;;!^ pira OP
exercicios, scm o iilif toda a auh'» sera iin|)ossivel.

     0 professor condii/. os alumnos an rf'crcio, lormados, gr--
ralmcntd-. a 2 do coslado. islo ('-. uns ao tado dos oufros, estando

seniprc a 1 rente os menores.
     P;ira nfn> pcrdn- k'mpo r fazel- (lisposigao r;i[»i(la, o pro-

fessor diepa ao patco dc rt'creio c para ;i rJassf. Esl;i. cm 2
fileiras csia voltafia jiara o proies.'-or.

     Ensin;im c?ti- (|UF primeira filcin^ on iilcir.) da van-
giL;n'da. c a da f'rcnic c (|i!e sei':n.ndn filcira, oil d;' rcctaguarda.
p a de Iraz.

     MainLirt'i a 2." lilcira (iar 3 [>assos a rpftailuarda. OH para
traz. pelo comniando seguintc:

     Senundd filcira — frcs passos d reauguiirdt!  - miircha!
      (0 iravessao significa pausa e a admira^do significa pre-

dsdo. energio coin que deve sC'r proiiiindsi(la a |3a!avr,;i nwir-

cha.}
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     Mandara — a dots — numerar! — tanto uma como outra
fileira.

    0 1.° alumno a direita dira um e o 2.°, dois; o 3.", um
e o 4.°, dois; e assim por deante.

    Fara a classe voltar-se para a direita, pela voz — direita
— volver! — e ensinara como se faz este quarto de volta. Ira
tambem para a. nova frente.

     Deslocar.a os alumnos de numeros pares para qualquer
dos flancos, mandando: — Numeros pares — dois passos a
esquerda — marcha!

    Ficarao assim as criangas separadas para o exercicio, oon-
forme a fig. 1 indica.

       1.1.1.1.1.

           22222
8)                                   •          Fy-    i   .   i   .   i   .   i.   .   i   .   £-

           22222
                          FIC. 1

     Por movimentos inversos, recompora a classe e a levara a
sala.

                           II   '                  '    •

    • Ghegando ao recreio, explicara, a alumno por alumno;
que o da frente se chama chefe de fila e o de traz deste,
cerra-fila.

     Para formar a um, pondo a classe em marcha para a di-
reita, dira que cada cerra-fila passara para '-traz do sen res-
pective chefe de fila, quando mandar — a. um — formar!    ,

     Sera bom, a pe firme, mostrar n,a primeira fileira, onde
c^da cerra-fila deve entrar, em marcha, para prevenir a confu-

sao.
     Formados a um, ou fara continual- a marcha, ou mandara

— alto! — para a disposigao para a gymnastica.
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     Para formar a um, sem marchar, a voz e a mesma; e cada
cerra-fila ira para a I.3- fileira, a esquerda do respectivo che-
fe de fila — para o que abrirao. intervallos os a'lumnos da
freiite e se alinharao em seguida.

     Mandara — a tres — nwnerar!
     Depots dira — numero dois — firme; nwmero um— qua-

tro passos a rectaguarda; nwnero tres — dois-passes a f rente —
marcha!

     A diposigao sera a da fig. 2.

            3333
                          FIG. 2

                          III

    Podera mandar — a quatro numerar! — ou a cinco etc.
    Feita a numeragao, dira — numeros 2, 3, 4 — atraz do nu-

mero 1 — marcha!
    Ou entao dira, conforme o tamanho do terreno — numeros

2, 3, 4 — um metro atraz do num'ero 1 — \nwrc1w!
    Deslocara, depois, os numeros pares para qualquer dos

flancos e tera a classe prompia para a gymnastica, .conforme a
fig. 3.

FIG. 3
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     E' este o titulo dum novo livro escolar no qual sua autor,a,
D. Dolores Barreto, enfeixa vmte e um capitulos todos m'ui bem

esrritos, offerecendo leitura a.ttraerue as criangas de nossas

escolas.
     Suas paginas, bem impressas, sao fartamente illustradas, o

que torna a obra ainda mais interessante aos pequenos leitores

 a quern e destinada.
      Gratos pelo exemplar enviado a esta redaccao.
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        PROF. AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO

     Por ler assiimiilo o e.v.cn'.ii'io do cargo dr inspector-eKpe-
cial, para o qua] foi ultiman-H-nie nomeado, deixou de fazpr
p,arte do corpo de redaccao desta Revista, o illustrado profeasor
Augusto Ribeiro de Carvalilo, que nella vinha desempeiiiliaiuSo
corn brillio e efficiencia as ["iincgocs ile r(.-dacl(»r-anKili;;r.

     Nao obstame lamentar a sua ausencia. damos-t!);' ['.(ratirns
pela justa e acertada nomeagao.

                   1NSTRUCCAO PCE-SUCA.

     Na secgao respeciiva. coincgaremiis iiojf a pnlilirar o di".
creto qre ref6rm,;i a instrucgao puldica do E^stadn dc S. I'aulo.
Nao o fazemos na intcgra. por falta dc espaco.

                  A CRIANCA E 0 CINEMA

     A Liga das Nacoes, por inlermediu do sen scriTtarui. ."i-ral.
acaba de enviar aos governos que adherir;nii aqiieHa sodeiiade
internacional, diversas questoea a respcito da i'fci|i!cncia dc sw-
nores em cinemas.

     Entre essas questoes. vern a seguinic: (jiiiii-' ;!s mcdiiL'is io-
madas pelo governo para a rcslriccan da l'rc')!ici!<-ia das criiin-
gas em cinemas, theatros e nutras casas dc ilivrrsdcs.

          PROF. 0. MAKIA ANTONIA DE MELL01

     Por ter sido noineada escriliiraria da Dirrcloria Geral du
Instrucgcao Publica, dcixou de s?r auxi!iar dcsia rp<!rtr<,-aii a
Exma. Sra. D. Maria Antonia dp Mello. line atjui \'in!i,i desrm-
penliando intflligt'ntemenie os d<-vcrrs do sfii r<ir.'.;o.
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                     CYMNASIO DO F.STADO
      S':st<. rsialfs'lccimciito ol'fici,;il df <'nsmi>. qnc ha longos an-

nos vcir runccionaiKlo no pmlin do l-vc.'ii (!<• Artcs f OCIicios.

foi, no nx'/ |>. !)assa»l<>. transici-i'lo {•ara o inai;iiifico cdiiiflo

siio no Par<|in- 1). Pcdro- no <[iia1 fiiin'cii:non l>«r alguni lempo

(i Crupu Esi'dlar (Io (.;inno.
      Aloni dc ser proprio (-tadoal. o rovn j.m.lio- nao -o |'<>f

Mias in.'lallac.-ocs, roinn |ioi- sn,a optima L>:'ali/,a«;ao. oln-n'o'.

lodas as ••nii<ii(;.">rs ucccssarias ;io ('iinn-ionatt'.rnlu (Inn) pvm-

nasio.
      }••,„.  i«irl.;iilu.  iiiii.i  <'x<-ll<'n!<-  incdid;'   a   li-aiis!<'rfr.f!.i

 f<.ila. ^•a<:as a..  <'tnii;'nlio <lo ^i\n-no c <ia- alias ..Htlnnda-

 ,!cs »la'lnslrii<-.:au I'nliln-a ••111 n'ali/ar a I'avor .Icsia luda a -,)s-!.'

 ilr itK'ttioraiiiciilo1-.

n, tii-ofi.iKh |i<'/.,'r -!•"• -ii|iii r^i-ii .;.: •- a iiil'an-l;i

 fillli.i.iiii,'!)';! (!.' pr..!','-s.ir .\ri>,-i!.io •lc Ol".riia Bar-

.•iii,i in> ilia 21 (h n'<-/ |). f'iir.n'. n'-l.i ('.;;nil^l-
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      0 illustre morto, distincto por todos os titulos quer moraes,
 quer intellectuaes, era um dos mais brilhantes ornamentos do
 magisterio paulista, em cujo seio contava grande numero de ami-
 gos e admii'iadores.

      Apos uma vida prestadia, cheia de relevantes servigos a in-
 strucgao publica pauliste e a de outros Estados, quer na cathe-
 dra, como professor emerito, quer na direcgao de estabelecimen-

. tos de ensino, onde sempre demonstrou a sua indiscutivel capa-
 cidade de educador, a morte veiu surprendel-o no cargo de dire-
 ctor da Escola Normal da Prag,a, em cujo institute mai? uma
 vez vinha comprovando os sens meritos profissionaes e pres-
 tando inestimaveis servicos.

      0 extincto'foi dur,ante alguns annos director do Gymnasio
 de Campinas, ahi deixando tragos indeleveis duma boa admi-
 nistragao. Mais tarde, suas aptidoes foram aproveitadas pelo go-
 verno federal na organizagao e direcgao das escolas de Aprendi-
 zes Marinheiros e de Grumetes e nas do Lloyd Brasileiro. Ahi,
 tambem se revelou seinpre a intelligencia lucida e o espirito
 culto que era. -

      Arnaldo Barreto deixa muitas obras didacticas que nao so
 revelam a sua capacidade de trabalho, como a sua invejavel
 intellectualidade, pois seus livros tudo isso reflectem eloquen-
 temente. Pode dizer-se ainda que essas obras constituem um le-
 gado precioso, um patrimonio de indiscutivel valor, para a in-
 strucgao e educagao da infancia brasileira.

      A' respeitavel familia enlutada, sinceras condolencias.
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SECRETARIA DO INTERIOR

Decrelo n. 3858, de 11 de junho'de 1925,, que refdipma a ni-
           strac<;ao piAlica do Eatado de Sao Paulo

                            <;•;     0 Presidente do Estado de Sao Paulo, usando das attn-
buicoes que Ihe confere a Constituigao do Estado, e de coafor-
midade corn a autorizagao dada pela Lei n. 1.999, de 19 de
dezembro de 1924 e Lei n. 2.028, de 30' de dezembro de 1924,

artigo 25, decreta:

TITULO I

     ART. I." — A Directorici Geral da Instruccao PubHca.

subordinada ao Secretario do Interior, e a repartigao encarre-
gada da organizagao technica e da fiscalizagao do ensino e, '
bem assim,. da execucao' das resolugoes do Govemo sobre o

mesmo, em todo o Estado.
     ART. 2." — Sob sua immlediata dependencia ficain a Se-

cret.aria da Inslrucgao Publica e as secgoes annexas da Inspe-
cgao Medico-Escolar.e a Repartigao do Almoxarifado.

                         TITULO II

           OA ADMIMSTRACAO E 0]KEC(;AO DO ENSIKO

    •ART, 3." — A direcgao -suprema do ensino de Sao Pau;1»
 cabe ao Presidente do Estado, directamente auxiliado pelo Se-
 cretario do Inferior e pelo Director Geral da Instrucgao Publica.

                                                                    .^-.y^

                                                                   ••M                                                                    :fw
                                                               .~"I^S{

                                                             '   ' -^
                                                                  -^l'^                                    -_          ._         ..         '•-l--1'-' r^TTit •^^1

- j^=,^ j.-^^A^'-^^-'^^--^^^^^-^^^-^^^ ==- •^-^^--^"^tete^



;.^^,^^,^^^^r^,,^.^-,.

iV.''"•''''^,-'-.

'?'-'•,'
^••'94REVISTAESCOLAK

     ART. 4.° — 0 Director Geral da Instru'cgao Publics tera
sob sua dependencia as seguintes autoridades escolares: 5 inspe-
ctores geraes; 6 inspectores especiaes; 50 inspectores •dis'tn-
ctaes, e auxiliares de inspecgao.

     § UNICO. — Os inspectores districtaes residirao na sede
dos districtos respectivos.

     ART. 5.° — Os inspectores geraes terao funcgoes hidivi-
duaes, e collectivas, quando reunidos em Conselho Geral, que
pelo presente e instituido.

     AJR.T. 6." — As attribuigoes dos inspectores serao determi-
nadas em Regulamento<

     ART. 7." — Fica creado o logar de auxiliar de gabinele
do Director Geral tia Instrucgao Publica, corn uma gratifica-
cao de 200$000 mensaes, alem dos vencimentos do cargo que
desempenaar.

     § UNICO. — 0 auxiliar de gabinete servira em co-mmissao,
emquanto convier.

     ART. 8." — Os seis inspectores especiaes aerao assim dis-
trilauidos; um de trabalhos manuaes das escolas masculinas;
Ama de trabalhos manuaes das e&Golas feminmas; uma das es-
colas materaaes e creches; um de musica; um de desenho; um
 de •exercicios physicos.

      § UNICO. — Os inspectores especiaes tern funcgoes someiite
 technicas, corn exercicio em todas as escolas complementares,,
 normaes, profissionaes e primarias.

     ART. 9." — As funcgoes de auxiliares de inspecgao serao
 determmadas em Regula-m.ento.

      § UNICO. — Os auxiliares de inspeccao terao uma gratifi-
 cagao mensal de 50$000 pro labore.

      ART. 10. — Para os effeitos da fi&calizagao do ensmo,
.ficara o Estado dividido em 50 districtos escolares, repartidos
 por quatro zonas de inspecgao.

      § UNJICO. — Um inspector geral ficara corn a fiscalizacao
 e orientagao das e&colas normsaes e suas annexas e gymiiasios
 do Estado.
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     ART. 11. — Ficam reunidas na Directoria Geral da In-
stru.ccao Puhli-ca todas as funcgoes que entendem corn a direccao
teclmica do ensino primario, secundario e profissional.

     § UNICO. — Os vencimentos do pessoal da Directoria Gera!
 da Instracgao Publica sao os constantes da tabella n. 1.

                         TITULO III

            DA S'ECRETARIA DA INSTRUC^AO PUBLICA

     ART. 12. — A Secretaria da Instru-ccao Publica compoe-se
 de duas seccoes: a.) do Expediente geral; b) da E&crituragao.

  •  ART. 13. — A Secretaria da Instrucgao Publica tern os
 segnmtes fuaccionarios: um director da Secretaria; um pn-
 meiro escriturario; sete segundos escriturarios; dezesete tercei-

 ros escritararios; um porteiro; um continuo e quatro serventes.

                         TITULO IV
                DA INSPECCAO 1VIEDICO-ESCOLAR

      ART. 14. — A Inspecgao Medico-Escolar abrange todos os
 estabelecimentos de ensino do Estado, publicos ou particulares.

      ART. 15. — Fica creado o logar de inspector-dentario,
 cujas attribuicoes serao definidas em Regulamento, e elevado

 a 12 o numero de inspectores-medicos.
      § UNICO. — Os vencimentos do inspector dentario serao os

 nniesmos dos inspectores medico-escolares.

                          TITULO V

               DA REPARTigAO DO ALMOXARIFADO

      ART. 16. — A Reparticao do Almoxarifado da .Secretaria
 do Interior, immediatamente - subordinada a Directoria Geral
 da histrucgao Publica, tera o seguinte pessoal, corn as attribui-

. coes constantes do respectivo Regulamento:
      a) pessoal de nomeagao: um almoxarife, um contador,

  um stocldsta, um chefe de expedicao, dois praticantes de expedi-

  cao, um porteiro, um servente;
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                        TITULO VII

                DO ENSINO PUBLICO PRIMARIO

     /^_ i9_ — 0 ensino primario e ministrado em escolas

isoladas, reunidas, gmpos-escolares, escolas e cursos noctumos,
escolas-mode'l'o e escolas-modelo isoladas.

     § UNICO. — 0 programnia para taes estabelecimentos de

ensino sera determinado em Regulamento.

                       TITULO VIII

                   DA DI'RECCAO DO ENSINO

     ART. 2.0. — A direccao geral do enpino sera feita pela Di-

rectoria Geral da Instrucgao Publica.

                        TI.TULO IX

                    DAS ESCOLAS ISOLADAS

     ART. 21. — As escolas isoladas creadas pelo Congresso,

 sob proposia do Govemo, serao urbanas ou ruraes.
     § UNICO. — As e&colas districtaes existentes passarao todas

 para a categoria de ruraes.
     ART. 22. — 0 Director Geral da Instrucgao Publica loca-

 lizara as e&colas nos nucleos de anal'phabetos, que melhores

 condigoes offeregam para o sen funccionamento.
     § UNICO. '— Considera-se nucleo de analphabetos, capaz

 duma escola, a area de dots kilometres de raio, na qual se ve-
 rifique a existencia de 20 a 30 criangas matriculaveis na edade

 de 7 a 12 aimos.
     ART. 23. — 0 Director Geral da Insti-ucgao Publica pro-

 videnciara para que sejam regulamentados o regimen e a dnra-
 gao das aulas, programmas, fenas e feriados, matricula, fre-
 quencia e eliminagao de alumnos, systema de exames, notas e
 proiTiocoes, nas escolas do Es^ado.
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      .\RT. 24. — Onde se verificar a cxislencia de 30 a 10 inr-

nores analphabetoa. malore? de 12 annos. sera installailo inn

c'lirso nocturno. a. cargo dum professor da local idadi--, corn a

gratificacao ineiisal dp 150$000.

      i I." — Serao transforiTicidas em cursor noc-lin'nos. a nn.'-

dida que se vagare'ln. as aeluaes cscolas noclurnas.

      § 2." — Serao suppriniidas as escolas c rursos nocliirnos

(ine. en'i Iffs visilas succ'cssi'/as do inspector <lislrk-la1. Dar

ai)i'eseniart-'ni rref|ii^iicia media legal.

                             TITI'LO K

        DAS F.sCOL'.s m.-l \|jj.\s ).; DOS <,l;U'»»S-i-;.s<:i.»l. \KES

      ART. 25. — Serao installados ^nipos-escolarcs oiidr ITIU-

ver, no iiiiniino. 300 rriati'.'as iiialriciilavis. dcnirif J<i rain i!r

di)is kilomclros.

      ? I'NICO. — N;i(i [xxirrao sr'r inslallados gfn[)i»s-c~ri>lat'i's

<'(iiti inenos de oiio (.'lassc'.

      ART. 26. -- S<-raii inslti.lladas rsri)1as rciinidas (iiuir l)im-

ver. no rniniiiKJ. 12') criaiicas inalri<-iila\t;is, ilcniro ilc ran

ile dois kiloinetros.

      ? I." — Nao liawra rsriilas iviitiiila- cinn incnos ilc Irrs

i lasses. '

      Si 2." — Nas (•si.'nlas minidas dr .'•5 a 1 classes, u.m dd-; )ir'>-

l'e;-st>res afciinnilara a dir^ct'ai). 1-11111 a ^ratil icacao ilr SO^OOO

incniafs.
      S 3." — i\as t'sciila' rririiilas coi'ii .'>. (i r / riassi'-'. I inicriii-

iiani!i-i t'li) duis perit-dos, nni ilo^- profi":-.son's aci-nrniilara a

(lirL'rcao runi a irratifiratWi <lt' j00$00() iticnsars.

      ?; 1." — \s cscolcis r^iiniilas nun •). f) r i fiasscs. liiiii'rn)-

iianflu fni inn so pfi'ioilo, lcr;"i(i nin 'liri'rlor ri)ni os vcii'-inicnio-

(lc ailjnnto dc ^riipo-r-colar.

      •\KT. 27. — Os u;rnpo--i"sf(ilari"s sfrao <'las~ih<-a(los <'in

 1 (•aleirui'ias — 0!^ 4-" (.'ategoria. os i[iic livrrcin alt'' 10 classes;

(IP 3.''' c.it^goria. ah'- 20 classes: ilr 2:'. aii'- 30 classes; r Jr 1.".

os dc ma is (Ic 30 (.-lasses.
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B§UNICO.—O'svencimentosdosdirectoresdegrupos-es-•/.,B^
    :colaresseraoosdatabellan.3.'*'^Sl

                                                                                               '"/'L1"^"LS-i'l-^
11^ART.28.—Tanto.nasescolasreunidascomonosgrupos-._-^•KyQhART. ^o. — lanio.nas escoiaa reu.mu.as 'uumo iius gi.u.p'-'o-• - ^

    escolares, as classes serao formadas corn 30 a 40 alumnos, corn' '"^
^^excepcao das de 4.° anno, que poderao ser no minim'o de 20'•^•f:

?|'i)na matricula inicial.' '' '•^S
^-, . • . . . ,'••"<%
|g|^§ 1.° — Nas 'escolas isoladas a matricula minima sera de, ;'^
820 e a frequencia media de 15 alumnos. ... •.;j||

       § 2^ — 0-professor de esool'a isolada so podera receber'^i
•8^ffvencimentos por equidade, durante tres mezes consecutivos.i,^

tilART. 29. — So havera nomeagoes de directores, para o.s,^

N1.grupos-escolares de 4." categoria, sendo as vagas de direcgao^
Sdos de outras categorias preenchidas por promocoes de catego--A

§ria immediatamente inferior. •A;'
 •' . .~'~-i^-

^S.§ UNICO. — Os directores de grupos-esco'l'ares de 4.a cafe- ' -.^
3fi.goria, da Capital, serao tirados: . • ..'^|

^|a) dentre os ad juntos da Capital, corn dois annos, pelo^
IIImenos, de 'exercicio .nesse cargo e que m-aiores promiogoes te-j^

'•S.-nham alcangado para seus alumnos nesse tempo;',-..?^

^ib) dentre os directores de escolas reunidas da Capital,,,;},1
fecorn um anno, pelo menos, de exercicio nesse cargo, corn bons• ^
i^resultados;'• "^1

|Jc) dentre os directores de grupos-e&colares do interior, corn^.-^
'p'S, ,.A ^-''B^r
E[:ijum anno, pelo menos, de .exercicio nesse cargo, para cada ter-^j.
i|ceira vaga verificada na Capital.^^

HART. 30. — Os directores de escolas reunidas da Capital, ,•^|.
^* . i ' ''.' ^-^fIt'de cinco ou mais classes, funocionando em um so penodo, se-• '^
^rao tirados dentre os .adjuntos d.e grupos-eacolares, de um anno,'-"ip
Jjpelo mienos, de esercicio no cargo ou dentre os prof esso res de,;^|

S|t-esco-las reunidas. corn dois annos de exercicio, [odos da Capital, - • ,;n.,j
S,• ' i • • ' -fpye que melh"res promocoes ienham alcancado para seus alumnos.;^.B
.'*.- ''^^i
||ART. 31. — Egual crilerio sera seguido em relagao a es- , ' -^
I";1[•(•-I'-ia de directores para oa grupos-e&colares e escolas reunidas• '^

II:• ilo iinerior. . _^

^i''^

^..'• 1 'M
»•• ' ! .1
»!. . • :'*&

v^k-'raL'.; ^'BT^
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      ART. 32. — Os adjuntos de grupos-escolares da Capital
 serao tirades dentre os professores corn uim anno, pelo me-
 nos, de exercicio em escola urbana da Capital, e quando
 nao houver professor nessas condigoes, prevalecera a classifi-
 cagao de con'curso.

      § UNICO. — As classes de escolas reunidas da Capita] e
 as das reunidas urbanas do interior conservam o caracter de iso-
 ladas para os effeitos de seu preenchimento.

      ART. 33. — Os professores de gmpos-escolares do interior
 sairao dentre:

      a) os professores que tenham, pelo menos, dois annos de
 exercicio ena escola rural;

      6) os que tenham, pelo menos, um anno de exercicio em
 escola urbana;

      c) os substitutes effectivos que tenham a pratica de dois

 amios nesse cargo.
     ART. 34. — Os professores de escolas reunidas urbanas

 do interior serao tirades dentre os professores corn um annu
 de exercicio em escola rural, ou substitutes effectives corn urn
 anno de pratica no cargo.

     ART. 35. — Servira, em todos os casos, de criterio para
 preenchimento dos logares a melhor porcentagem de promogao
 alcangada pelo candidates.

                         TITOLO XI

                 DO PROVIMENTO DAS ESCOLAS

     ART. 36. — As escolas ruraes serao providas 'livremente
pelo Governo, oom professores normalistas, on a elles equi-
parados, que o requererem, dando-se preferencia aquelles, cujas
familias residirem no logar, onde tiver de funccionar a escola.

     § 1.° — Poderao concorrer ao provi'mento das escolas ur-
banas do interior os professores que tiverem, pelo menos, um
anno de exercicio em escola rural.

     § 2.° — Poderao concorrer ao provimento das escolas ur-
banas da Capital, ou ser nomeados adjuntos de grupos-escola-
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res do interior, os que tiverem, pelo menos, dots annos de exer-
cicio em escola rural, ou um anno em escola urbana. •

     ART. 37. — As escolas urbanas do interior serao providas
mediante concurso, entre professores, corn um anno, pelo me-
nos, de effectivo exercicio em escola rural, ou substitutes effe-
ctives em grupo-e&colar.

     § ].." — 0 concurso de que fala o artigo anterior e o de
porcentagem de prornogao que cada professor houver alcan-
gado para sens alumnos.

     § 2.° — A porcentagem de promogao minima para entrar
nesse concurso sera a de 50 % dos alumnos matriculados, na
epoca dos exames.

     § 3.° — Para as substitutas effectivas, corn tempo, serao
destinadas 30 % das vagas em escolas urbanas da Capital •e -^t
do inlerior e as notas de proiribgao substituidas pelas notas dos .
diplomas.

     § 4." — Nenhuma escola sera posta em concurso, ou pro-
vida de qualquer forma, sinao quando houver casa para o seu
funccionamento e residencia do professor, precedendo i'nforma-
gao da autoridade e&colar.

     ART. 38. — As escolas urbanas da' Capital, isoladas ou
reunidas, serao providas mediante concurso, em que, alem do
coefficente de notas e de capacidade profissional demonstrada
em prova pratica, figure tambem o coefficente de promocao
nos dois annos anteriores.

     ART. 39. — Um anno de exercicio nas e&colas urbanas da
Capital da direito a ser nomeado adjunto de grupo-escolar.

                        TITULO XII

    DOS DIREITOS E DEVERES DOS FUNCCIONARIOS DO ENSINO

     ART. 40. — As faltas dos funccionarios do ensino sao
abonaveis, justificaveis e injustificaveis.

     ART. 41. — As faltas dos professores, por motive de mo-
lestia em sua pessoa ou na de sua familia, sao justificaveis,

ate tres per mez.
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     AKT. 42. — Os luiirriuiiarius ife ensino priniario poderao
obler lieenga, sein, ilesi-onto ;i1^:uin em sen:, vcncimentos. tios

seauintes eases:

     17) dc inn anno. si fin unie c qualm annus:
     !i} de seis ine/es, si em doze annos;
     (••) de cinco Inezes. si em de/ annos;
     (/) df Ires mezes. si em sete annos e meio:
     c) dc dois nir/'rs. si em cinco annos;
     /) tie mn incz- si fin tres annos df fffeclivo cxcrcicio, rc^-

|»ectivainenn.-- nao liuiiveivni go/ado df licenga algLima.

      \R'!'. 43. — Ao 1'i.iiirrioiiario de ciisinu priinariu que., lendo
i-lireilo a qiialquer das vanlagens do arligo 42, desistir de go-
/al-a. mcdianic requeriinento, serao pagos mensalmente. sens
vcnciinpntos em dobro. iluranie 12 mczes, no casu da k'tra a:
— seis inezcs. 110 ca-o da Icira b: -- cinco mcze?, no caso ila
 Ictra c; — tres mezes, no caso da letra d; -— dois me/es, no
 caso da leira e; e de um inez, no raso d,a leira / - do retendo

 arligo anterior.
      ;; j/' — Hatemlo desistcnela. em qualiuier dos casos das

 letras (i, b. c. d, e, e f. desse arligo, as tempos serao eontados

 ein dobro para lodos os effeitos.
      ^ 2;' — A lic'ene.a do artigo 25, da lei n. 1.521, de 26 de

 dczembro de. 1916, nao suspende o gozo de qualquci- das van-

 iagens do artigo 42 desia lei.

      AKT. 44. — 0 funccionario de ensino primario <iiie se alas-
 lar do exercicio e nao tiver requerido licenca deniro dos oilo
 dias delerminados pela Ifi, sera notiticado pfia aiiloridade es-
 colar coinpelente para fazel-o, dentru de oito (lias apos a noU-
 ficacao. sob pena de perder o logar por abandono.

      § UNICO. — Sera passive.l de egual pena o funccionano
 de ensino quc, voltando ao exercicio em virtude da nolificagao,

 reincidir nas meswas faltas deste ar?igo.

                                                   (Continua.)
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