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     Pela sua opportunidade, aqui' inserinzOs, algo modi-
ficado, o seguinte artigo que ha tempos piiblicdmos no
extincto "Commercio de S. Paulo."

     A accdo educativa da escola seria gravemente per-
turbada, si nao fora o concurso da lei, restringindo sa-
biamente a liberdade da crianca, no intuito de protegel-a
 contra umas tantas anomalias implantadas no organismo
 das sociedades, a pretexto de habitos, tradicoes etc., em-
 fim, corn o placlto do consuetudinarlsmo.

     Assim, reconhecida a influencia nociva de certos es-
. pectaculos no caracter das criancas, a esias prohibe-se o in-
 gresso nas casas onde elles se realizam. Nada mais justo
 nem mat's consentaneo corn os principle's da .Moral.

     Entre as diversoes vedadas d infancia, tambem de-
 veriam figurar os cmematographos, bem entendido, tal
 como existem entre nos, porquanto os "films" nelles des-
 enrolados sao, em sua rnaioria, de molde a crear na mente
 infantil falsas concepcoes, capazes de damnosos prejuizos.

      Sim, por que a crianca nao tern o necessario discer-
 nimento para apreciar, a luz da razdo, p justo ou o injusto,
 o bem ou mal das accQes que se desenvolvem no decorrer
 de taes "films" ou no sen epilogo.

      E' mui vulgar em nossos cinemas a exhibtg^^le
 scenas em que se patenteiam as paixoes X^^ffas,-^^
 suas differentes modalidades.           /^/$^4 • ;:
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     Ora, segundo j. j. Rousseau, "o espectaculo das
paixoes violentas e um dos mais perigosos que podem
offerecer-se as criancas."

     Attentemos wn pouco sobre o concetto do mestre da
pedagogia contemporanea, do immortal autor do "Emi-
lio." Suas palavras despertam um estudo, alias inter essan-
tissimo, de psychologia infantil.

     Nas representacoes dramatlcas proporcionadas pe-
los cmematographos as criancas, o que mais as attrae, o
que mais as emociona e empolga ndo sdo os rasgos ar-
rojados de nobreza ou de virtude, mas sim os lances im-
petuosos de. vinganca, os gestos impulsivos de odio, e que-
jandos factos da vida humana.

     Nesses momentos e de ver como a sua sensibilidade
moral cresce, avoluma-se, estua, numa hyperesthesia emo-
cinnal, que immediatamente se exterioriza pelo estrugir de
palmas vibrantes e bravos ruidosos.

     Este phenomena pode ser frequentemente constatado
nos saloes cinematographicos; ndo se trata, pois, duma
simples hypothese e muito inenos duma iliven do nice ca-
lm-r a.

     Pois bem: e nesses mementos que a crianca, em
plena actividade psychica, recebe as mais intensas e du-

radoiiras impressoes.
     Ora, si laes imprcssoes se realizam da maneira por

que vimos, ou por ouira, si as considerarmos do ponto de
vista da sua causa originai-ia, e licito affirinar a°,irem cllas
 como elementos pernicwsos na educacdo infantil, e isto

 pe!.as ^eguiides razees.

     Primeiramente, pela fonte que Ihes da origenz, elias
er.gendram n(,coes crroneas no espirito da crianca.
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     Em segundo. logar, em virtude da intensidade corn
que se manifestam, assignalam traces indeleveis de sua
passagem, o que importa considerar difficil, sindo impos-
sivel, extinguil-as.

     E ndo se diga que estes dois assertos sao meras fan-
tasias ou encerram uma hyperbole.

     Quando nao bastasse o consenso unanime dos psy-
chologos e pedagogistas para corroboral-os, seria suffici-
ente uma pouca de attencdo para acceital-os como a mais
justa expressdo da verdade.

     Nao padece duvida que entre as vistas luminosas dia-
riamente projectadas nas telas cinematographicas, muitas
ha que illustram e educam a infancia. Entretanto, os sdlu-
tares effeitos dumas, ndo destroem os grandes prejuizos
doutras.

     Fica, portanto, em evidencia o influxo nocivo dos
actuaes espectaculos cinematographicos na educacao das
criancas. Elles avassallam e corrompem o espirito infan-
til; este, pela disposicdo ingenita em acceitar aquillo que
mais profundamente o impressiona, nao pode emancipar-
se dos erros e desvios que nelle se operam.

     Sao ellas, as scenas cinematographicas, que tornam
quasi improficuo o trabalho da escola no sentido da cultura
moral das criancas.

     No caso vertente, o mestre e o cinema sao adversa-
ries irreconciliaveis degladiando-se no campo das duas
escolas que representam: aquelle constroe pela palavra
sd e persuasiva; este destroe pelo poder' eminentemente
suggestive, que the e peculiar.

     E, nessa luta renhida, a victoria caberd, sem duvida,
ao segundo, que empolga toda a sensibilidade da crian-
ca e the domina a imaginacdo, ao ponto della "sentir", pal-

/
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          LICOES PRATICAS

                       LINGUAGEM
                       NARRACAO

              E' muito mais facil oLter uma boa narracao do
         que uma boa descricao.

              Bem cedo comecam as criancas a querer ouvir
         liistorias. Estas Ihes sao iinniensamente agradaveis
         e Hies despertam o gosto e a imaginacao. Nao tar-
         dam ellas tambem a nos contarem historias, e in-
         teressantiasimas sao algumas que nos apresentam.
         Mas. o mais interessaiite e cumo a sua memoria
         as retem. Ao entrar a crianca para a escola, esse amor
         pelas liistorias pode ser utilmente aproveitado.

                                                        /
    Professor. — Sei que voces gostam miiilo de historia?, por

isso lioje vamos contar uma.
     Alumno.—Que bom!
     A.—Entao, hoje nao temos licao de linguagem?
    P.—Temos, sim; vao ver. Nossa historia vae ser a d,a-

quelle inenino do I." anno — aquella historia que voces estavam
me contando antes das aulas.

     A.—Mas, isso nao e liistorL'-t; aconteceu mesmo. Coitada
da mae do Francisco! Si o senlior visse como a pobre chorava!

     P. — As historias chamam-se t.ambem narracoes e sao de
duas esp<"cie5: narracdo dum facto que realmenie se deu, como
esle que voces ja sabem, e naira^uo dum facto que se imagina
ter acontecido.

     A.—As liislorias de fadas etc. sau narracoi-'s d:'sta ultima
e spec ie?
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     A. — Esses meninos fizeram uma canoa, e hon'tem quize-
 ram, por forca, que Francisco fosse corn elles na canoa.

     Francisco era bomzinho; a principle nao quiz, mas os meni-
 nos tanto lidaram , que elle resolveii ir pedir licenca a sua mae
 para acompanhal-os. la correndo, muito depressa, quando os
 outros gritaram: "Si quizer ir, e jd; Jios nao podemos. espe-
 ral-o." Entao, Francisco foi, sem licenca.

     P. — Que aconteceu a canoa?
     A. — A canoa virou.
     P.—Quern se salvou?
     A.—Os dois meninos vadios se salvar,am.
     p. _ Como?
     A. — Sabem nadar muito bem . . . Tambem e so o que

 sabem.
     P. •— E Francisco? Porque elles nao o salvaram?
      A.— Elle.s nao se importaram corn o Francisco.
      A.—0 facto e que elle morreu afogado.
      P. — Conte-nos, Antenor, o que aconteceu, depois que Fran-

 cisco sahiu na canoa.
      A. —A canoa virou e os dots meninos maus, como sahiam

 nadar, se salvaram, e nao se incommodaram corn o pobre

 Francisco, que pereceu afogado.
      P. — Acabamos a historia, a narracao. Agora, eu quena

 que voces me contassem pou-que seria que aconfeceu lamanha

 desgraca ao Francisco.
      A.—Porque andou em ma companhia.
      p. — De, entao, Americo, um conselho aos seus collegas.
      ^..—Devemos ter muito cuidado na escolha dos nossos

^companheiros.
      p_ — Muito bem. Agora, como licao de linguagem escrita,

  escrevam-me toda a historia, pondo-lhe o titulo que entende-
 rem. Escrevam-n-a correctamente, formando sentencas claras,

 curtas e bem coordenadas.
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                   FRACgOES DECIMAES

                               II

               Agora que as criancas ja conhecem decimos, sa-
           bendo ler e escrevel-os, poderao comecar a sommar
           e a diminuir. Isto Ihes dara pratica variada na leitura
           e escritura, firmando ao mesmo tempo o valor da vir-
           gula e das casas decimaes.

      (Sobre as carteiras os quadrados da licao anterior, desta
 vez marcados os centimetres, no sentido vertical.)

      Professor. — Ponham as tiras juntinhas.
      Alumno. — Para formar o quadrado inteiro?
      P.—Sim; esse quadrado e o inteiro.
      A.—A nossa fazenda?
     P.—Justamente: aquella que nos dividimos . . . em quan-

 tas partes mesmo, Alvaro?
      A. — Em dez partes, em dez decimos.
     P.—Muito bem: vejo que nao se esqueceu. Supponhamos

 que desta fazenda inteira . . .
      A. —DOS dez decimos, professor?
     P. — . . .exactamente. Supponhamos que o fazendeiro ven-

 deu dois decimos. Com.quanto ficou elle?
     'A.—Ficou corn oito decim-os.
     P. — 0 comprador quiz mais, e o fazendeiro Ihe. eedeu

mais tres decimos. Corn quanto ficou o comprador?
     A- — 0 comprador ficou corn cinco decimos.
     P. — Porque cinco?
     A. — Porque dois decimos e mais tres sao cinco decimos.
     P. — E o fazendeiro corn quanto ficou?
     A.—Ficou corn cinco decirnos, porque dez decimos me-

ws cinco decimos sao cinco decimos.
     P.—Venha ao quadro-negro, Augusto. Quantos decimos

vendeu o fazendeiro a primeira vez?
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      P. — Ahi temos outra variedade de caules. Uns mantem-
  se na posicao vertical; outros enroscam-se noutras plantas;
 outros ainda rastejam pelo chao.

      A•~os caul^ grandes, fortes, ficam em pe, sosinhos.
      A.—Este caule e liso; este e bem aspero.
      A. — Este e 6co.                                       ''

      P. — Este e cheio.
      A. —: Este tern nos.
      P. — Reparem como dos nos saem as folhas.
      A.—Nao tern galhos.

      P. — Ainda ha caules pegajosos, caules cobertos de es-
 pmhos etc. Os caules aereos dirigem-se verticalmente, de baixo
 para cima. (Dando a um alumno um caule de espinafre e um
 pequeno galho de laranjeira.) Quebre, Armando, estes dois
 caules.

      A.— Este eu quebrei corn facilidade; mas, este outro me
 custou mais.

     P. — Esse, composto de fibras resistentes, e chamado
 caule lenhoso; esse que voce partiu, corn facilidade, e composto
 quasi somente de tecido cellular.

     A. — Como se chama este?

     P. — E' caule herbnceo. Os caules herbaceos sao de pouca
resistencia e de duracao mais curta.

     A.—As arvores que nos fornecem lenha e madeiras sao
lenhosas?

     P. — Sim . . . Os cnules lenhosos sao tambem chamados
troncos. (Mostrando cortes transversaes de diversos vegetaes di-
cotyledoneos.) Vimos caules de differentes especies; agora, ve-
jamos a divisao mais importante — a que classifica os caules,
conforme o modo por que cressem e se desenvolvem. Este caule
tern, Lem no centro, tecido cellular, tecido menos resistente.

     A. — Quantos cireulos!

     P. — Estes oulros circulos sao de tecido lenlioso e tecido
fibroso. 0 numero de circulos varia conforme o tainanho e a
edade da arvore. Envolvendo tudo, ha a casca. Esle caule e
chamado exogeno, e quer dizer que cresce exteriormente. Uma
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foram instituidos para o descanso. Devem pois passear e di-
vertir-se bastante, mas tambem quando chegar o dia de traba-
lho, ninguem deve vadiar. 0 Mauro disse que no dia 7 foi
ao Ypiranga visitar o Museu e ver o Monumento da Indepen-
dencia. Estou corn vontade de saber que coisas sao essas.
Parece-me que voces sabem mais do que eu! . . . Quern ja foi ao
Ypiranga, levante a mao. . . Muito bem. Vejo que todos conhe-
cem o nosso Museu e o majestoso monumento que esta ao pe
delle. Porque voce foi, no dia 7, ao Ypiranga, Mauro?

     A. — Porque nao houve aula e la havia festa.
     P. — Mas, porque nao houve aula, Jose?
     A. —- Por ter sido feriado nacional.
     P. — Que e feriado nacional? Quern sabe? Voces ja

aprenderarn isto, no 2.° anno prirnario.
     A.—E' urn dia ern que festejamos urn facto notavel, que

muitos beneficios trouxe a nossa Patria.
     P. — Que sera que comrnemorTamos no dia 7 de setern-

bro? Fale, Rubens.
     A. — A independencia do Brasil, proclamada por D. Pedro I,

nas margens do riacho Ypiranga, no dia 7 de setembro de

1822.
     P. — Muito bem. Vejam so corno o Rubens nao se esque-

ceu do que aprendeu no 2.° anno primario! Olhern todos aqui
para esta gravura. Ella representa o mornento em que D. Pedro,
que se dirigia a Santos, apos ter lido as ultimas correspon-
dencias vindas de Portugal, cheias de censuras contra a sua pes-
soa, ferido em seu amor proprio, proclamou, nas margens do
arroio Ypiranga, a 7 de setembro de 1822, a liberdade do Bra-
sil, corn o memoravel brado: — Independencia ou morte!

     A. —E onde esta D. Pedro, aqui na gravura?
     P. — Aqui ao lado, voces poderao ver o retrato do principe

que foi o prirneiro imperador do Brasil, recebendo o nome de
 Pedro I . . . De modo que o Brasil, antes de ser independente, per-
 tencia a que nacao, Luiz?

     A.—A Portugal.
     P. — Sim. E foi para commemorar tao notavel aconte-

cimento que o governo mandou construir, no mesmo sitio em
 que D. Pedro I proclamou a nossa independencia, o impor-
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tante Museu e o colossal Monumento, circumdado por um
belHssimo parque. Voce sabe o que e um museu, Joao/ Nao

sabe? Conte-me tudo quanto voce la viu.
     A.—Eu visitei muitas salas onde havia animaes, plan-

tas, quadros, objectos indigenas,. pedras, metaes...
     p. _ Sim. Entao, o museu e um edificio onde se estudam

artes, sciencias etc. E' um logar destinado nao so a estudo,
mas principalmente as colleccoes de bellas artes e sciencias, ob-
 jectos antigos, peixes, aves, borboletas, metaes, pedras preciosas,
moedas etc. Vejam aqui a photographia do nosso importante
 Museu . . . E o Monumento da Independencia e bonito, Leiso.

     A.— Muito, professor. E' bastante grande e tern mmtas

  ^p5.'— Sabe o que essas figuras representam? Nao? No Mo-

 numento, que foi feito pelo escultor italiano Ximenes, notam-se
 os factos principaes que precederam a nossa "^P6"^"3 e os
 .randes vultos que muito trabalharam pela liberdade do Brasil.

 La estao D Pedro I, os irmaos Andradas, e outros que, como
 voces sabem, foram ardorosos defensores da nossa emancipacao
 politica Noutra aula havemos de estudar o facto histonco corn
 maiores detalhes. Hoje voces tiveram o ensejo de aprender por-

 que o dia 7 de setembro foi feriado, o que e um museu e por-
 que foi erigido o Monumento da Independencia.

      Aqui esta a gravura que representa a majestosa obra de
 Ximenes, erigida no mesmo sitio em que D. Pedro I proclamou
 a liberdade do Brasil, bradando — " In^ependencia ou morte!

     GEOGRAPHIA
LATITUDE E LONGITUDE

     Explicar latitude e longitude, de modo a conse-
guir que a classe entenda, tire resultado pratico desse

estudo, nao e facil.                              • ; ^
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     A.—E' Tobias?
     p. — Sim, e Tobias. (Faz diversas perguntas semelhantes,

escolhendo alumnos de filas differentes.) Quando eu disse que
estava pensando num alumno da segunda fileira, a contar da
frente, porque voces custaram acertar? Porque nao disseram

logo que era o Jose?
     A.—Tanto podia ser o Francisco, como o Geraldo,

'como o Henrique, o Irineu ou o Jose.
     A. — Podia ser qualquer um dos cinco.
     p, —E quando eu pensava num alumno da primeira-fila,

a Leste da sala, porque nao diseram logo que eu pensava no

Tobias?
     A.—Nessa carreira podia ser o Tobias, o Elias, o Jose,

o Oscar ou o Zacarias.
     p. _ Agora, eu estou pensando no alumno que esta na

 terceira fileira, a contar da frente e, na quarta fila, contando de

 Leste.
      A. — E' o Luiz!
     A.—Nao pode ser outro!
     P. — Como voce soube agora, tao certinho, quern era?

      A.—0 senhor contou, sem querer, quern era.
     P. — Mas, eu nao disse o nome.
      A. — Nao disse o norne, mas e so o Luiz que esta na terceira

 carreira, a contar da frente e na quarta fila, a contar de Leste.

      A.—0 senhor indicou duas carreiras que se encontram
 no Luiz: e elle mesrno.

      (Varies exemplos identicos serao dados, ate que os alum-
 nos entendam o processo que determina qual e o alumno indi-

 cado.)
      p. _ por hoje, basta. Amanha iremos aprender como ha

 tambem carreiras na Terra, isto e, linhas que a cortam nos dots

 sentidos e que nos permittem determinar exactamente um ponto
 qualquer em sua superficie.

      A.—Como nos ^determinamos o LUIZ?

      P. — Justamente.
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    AI         n Pnder Legislative e exercido pelas duas
.sasl^ngress0, LTa ^ao do Presidente da Republic.

   ^^^^^m-

    p_ Quern exerceoPoderExecutivo, Jose/
    A. -0 Poder Executive tern por chefe o Presidente da Re-

puhllpa'-Muito bern. Fiquern, pois, voces sabendo, que as lei.

sao feitas pelo Congresso, corn a sanccao ou approvacao do P.e-

sidente da Republlca.
    Vejamos agora as phases da sua formacao.
    As leis para. se formarem, passam por quatro penodos

    AS lei.-', yaw                        , discussao e a'lo-

 ^/^^B-Tr—^ cao e publicacao.                                    »o^,9
     A. - Ern que casa do Congresso urna lei tern sua ongem.

 E' na Camara ou no Senado?
     P —Muito bem! Estou contente corn os meus alumnos.

 Veio que sao todos rnuito curiosos, rnas dotados duma curio.
 ^1 que procura saber so o que e bom e uul. You responder

 a sua intelligente pergunta, Renato.

  ^^^^^^^
 iC0^^-"^^'^^^^^^^^

  .resso ben^ corno o Regimento Interno do mesmo e a nossa Co^-
  Sao sera tide corno objecto de deliberacao e enyiado entao a
  CoSao a'que pertencer pela sua natureza, ou aquella que o

 • seu autor indicar.
      A — Que e Commissao, professor?
      P.-Commissao e a reuniao dalguns membros do Co^-

  S"^:8^^^^
  Congresso.
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      Tanto na Camara como no Senado, nos temos Commissoes
 de Hygiene e Instrucgao Publica, de Fazenda, de Justica etc. Si
 um deputado ou senador apresenta um projecto de lei sobre In-
 struccao Publica, esse projecto ira primeiramente para . . . Quern
 e capaz de dizer?

      A- — Para a Commissao de Instrucgao Publica.

      P.—Muito bem. As Commissoes tern 15 dias para dar o
 seu parecer sobre- o projecto, podendo emendal-o ou nao e ate
 rejeital-o totalmente. Findo o prazo, corn ou sem parecer da
 Commissao, entrara o projecto na ordem dos trabalhos, si assim
 for resolvido pela respectiva Camara.

     Este e o primeiro periodo — o de iniciativa ou proposta.

     Vamos estudar agora o segundo periodo — o da discussao

 e adopcdo ou approvacao.

     Uma vez incluido o projecto de lei na ordem dos trabalhos,
entra elle logo em discussao.

     Nenhum projecto de lei sera approvado sem ter sido dis-
cutido tres vezes. Exceptuam-se os que versarem sobre aposen-
tadorias, reformas, jubilacoes e licencas a funccionarios pu-
blicos, os quaes so terao uma discussao, que correspondera a
segunda.

     Supponhamos que o projecto de lei apresentado a Camara,
refor-mando a Instrucgao Publica, foi discutido tres vezes e ap-
provado. Neste caso, passara a outra casa, isto e, ao Senado.
Ahi, elle sera discutido tres vezes, tambem. Si o Senado rejeitar
o projecto, elle nao podera mais ser discutido na mesma sessao
legislativa. 0 mesmo se daria, si tambem elle fosse rejeitado
pola Camara iniciadora. Si o Senado emendar ou alterar as
disposicoes do projecto, elle sera enviado novamente a Camara
iniciadora, que podera acoeitar ou nao as emendas.

     A- —- E si a Camara rejeitar as emendas, que acontecera,
professor?

     P. — 0 projecto voltara ao Senado, e si as alteracoes que
foram feitas, postas a votacao, forem approvadas por dois tercos
dos votos dos membros presentes, serao mantidas. 0 projecto
assim emendado, voltara a Camara iniciadora, que so podera
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     P. — Em vez de medir, como temos medido as fazendas
aos metres, e os generos aos litres, usamos este instrurnento
chamado thermometro. (Mostra.) Corn elle se mede, aos grdos,
em vez de ser 0.05 metros etc. Dizemos, por exempio, que a tem-
peratura hoje esta a 26 grdos. Venha ver, Armando.. (Mostra.)

     A.—Aqui e 20.
     P. — E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6.
     A. — Sao 26 graos.
     A. — E' esse fiozinho de prata que marca, nao e?
     P.—Isso nao e prata; e mcrcurio. 0 nivel do mercurio

nos diz a temperatura.
     A. — (Segurando um thermometro.) Como o mercurio

sobe, quando eu seguro aqui!
     A.—Porque e que sobe?
     P. —Porque o calor da mao aquece o mercuric, e

voce ja sabe que todo o corpo aquecido dilata-se, expande-se,

torna-se maior.
     A.—Entao, quando faz muito frio, o mercurio fica aqui

embaixo?
     P. — Sim. Este inverno esteve quasi no zero.
     A. — Quern seria que inventou esse instrumento, o ther-

mometro?
     iP. — 0 primeiro instrumento foi feito por Galileo, ha

mais de tres seculos. Nao era egua'l a esses que usamos hoje.
Era um tbermometro de ar, rnas o principio era o mesmo: me-
dida do color pela dilatacdo dos corpos. Depois de Galileo,
muitas especies de thermometros tern sido feitas. 0 thermometro
de mercurio, que usamos, e chamado thermometro centigrade.

     A. — Porque marca ate 100 graos?
     P. — Justamente. Mas ha outros que tern 80 graos e

 ainda outros que tern 212.
     A.—Como e que sao feitos?
     P. — Toma-se um tubo fino de vidro, de paredes espes-

 sas e de diametro uniforme, terminando corn um reservatorio
 para o mercurio. Fervendo-se o mercurio, consegue-se extrair
 o ar do vidro.

     0 zero e obtido, collocando-se o mercuric no gelo moido,
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      P.—0 barba.'Ue deixe aqui enn'ima da mesa; qiianto ao
 papel, pode dar iima foUia a cada alumno .. . Qne estao falando?

      A.—Eu pergunk-i para que servira este papel, quasi pa
 pelao.

      A. — En respond]' que de cerlo o senlior vae noy ensinar a
 fazpr algum brinquedo.

      ^- ~~~ E' quasi um brinquedo o qiic voces vao fazer. Troii-

 xeram os compasses, romo os avisd hontem?
      A. - En me esquoci.
      A. — Eu nao pude compral-o.
      P. —Felizmente, ha aqui iniiHos, ]iara screm emprestados.
      A. - - 0 meu nao tern logar para o lapis.
      P. — E' facil ai-ranjar; amarra esta ponlinha de lapis nessa

 extrcinidade, mas bem forle. Todos tern agora rumpass., e ()apel?
      A. — Temos.
      P.— Vao faxer o quo en fi/er no quadro-negro. Qne foi?
      A. •- 0 seniiur (racou uina .i'mzinlia.
      P.   Fa(;am tamliem (!uis risqui-ilios nas suas folhas de pa-

 pel. E agora?

      A. - Abnram-se as pernas do rneu cumpasso!
      P. — Fizeram o mesmo?
      A. -- 0 men compasso esta diii-o: nao se abre.
      A. — 0 men e molle demais.
     P. —- (Acudindo a esle e ai|iielle.) Levantem us compasses.

 Abra mais um puucu u sou, Ruy; feclie mais etc. OIliem hem o
que en estuu fa/endo. Que devem fazer?

     A.- Firm a r uma ponta do compassu bem no mcio da
cruzinlsa.

     P. —- E corn a uuira extremidade tragar, assiin, a circum-
ferencia. Experimentem.

     A. — 0 meu compasso saliiu do lugar.
     P. — Recomecein ainda, uma, duas, ires vezes, quanl,as, em-

fim. for preciso. Quero uma circumferencia l)pm tracada.
     A. -- E os barbantes vao ficar para outra lii;ao?
     P. — Ficam, sim, porque apenas ires ou (jiiatro alumnos

conseguiram tracar unia circumferencia ])fm feititilia.
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                           HYOIENE
  CUIDADOS NECESSARIOS PARA EVITAR AS MOLES-HAS CONTAGIO-

               SAS E iNFECCiOSAS. — 0 trachoma.

     Professor. — Voces estao vendo aqui estes pobres homens,

quasi cegos? Sabem o nome da terrivel doenca que Ihes atacou

 os olhos?

      Alumno. — Nao, professor; eu nao sei.

      A. — A horrivel enfermidade cbama-se trachoma, e nos

veiu da Europa.

      A. — Quern na trouxe da Europa, professor?

     P. —Foram o's immigrantes, dos paizes onde o mal e ende-

mico, como a Italia. Os syrios e japonezes tambem foram o ve-

hiculo do trachoma.

     A. — 0 trachoma existe em todo o nosso Estado, profes-

sor?

     P. — Nao. Felizmente as zonas a beira-mar e as do norte

estao quasi livres desse grande mal.

     A. — 0 trachoma deixa a gente cega, professor?

     P. — Nao sendo a pessoa bem tratada, fatalmente ficara

cega.
     A.—E e uma molestia contagiosa, professor?

     P. — Muito. 0 contagio e direcio, quando estamos em con-

tacto corn o doente, e indirecio, quando adquirimos a doenga por

intermedio de objectos contaminados, toalhas, lengos, bacias de

rosto etc. Devemos, portanto, evitar de pegar nesses objectos, bem

como nas maos dos doentes de trachoma.

     A. — Porque, professor? Porque nao Ihes pegar nas maos?

     P. — Porque suas maos estando sempre em contacto corn os

olhos, para protegel-os da luz que tanto os incommoda, sao a

fonte mais commum de contagio.

     A. — E porque o governo deixa entrar no Brasil pessoas

atacadas de trachoma?

     P» — 0 nosso governo nao so prohibe a entrada dos tra-

chomatosos, como tambem a de todas as outras pessoas atacadas

de molestias contagiosas, como: variola, grippe, febre amarella
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etc. Mas, a fiscalizacao, por mais rigorosa que seja, sempre tern
as suas falhas. Por isso, muitas vezes acontece passar, sem re-
paro da policia sanitaria, uma pessoa acommettida de moles-
tia contagiosa ou infecciosa.

     A.—Nao havera um meio de acabar corn essa triste mo-
lestia, professor?

     P. — E' necessario impedir a entrada de novos doentes; es-
tabelecer postos medicos onde profissionaes oculistas possam
attender aos enfermos. Em nosso Estado o governo mantem di-
versos postos medicos.

     A_ — Quaes os remedies que sao empregados contra o
trachoma, professor?

     p.—A medicina tern usado o nitrato de prata, o azul de
methyleno, sulfato de zinco, sublimado, nitrato-acido de mercu-
rio, sulfato de cobre etc.

     A. — Como se chama o microbio do trachoma, professor?
     P. — Elle ainda nao e conhecido, meu pequeno.
     A.—Ha muito tempo que essa doenca existe entre nos,

professor?
     p.—Nao. Ella se propagou nos ultimos annos, pois em

 1884 o Dr. Gad, que clinicou entre nos, affirmou, no Con-
 gresso de Copenhague, nao a ter aqui observado. Em 1911,
 porem, mais de 64% dos doentes de olhos recolhidos a Santa
 Casa, eram trachomatosos.

     Tenham muito cuidado, meus meninos; procurem evitar
 tao horrivel doenca.

     Na proxima licao sobre Hygiene, havemos de falar doutras

 molestias.



               PEDOLOGIA

          EVOWAO PSYCHICA DA CRIAN^A

                            (HENRI BOUQUET.—Trad.)

                       (Continuacdo)

              3,_0 GOSTO E 0 OLFACTO

     0 olfacto nao e mais desenvolvido do que os outros sen-
tidos no recemnascido, e requer como elles um tempo relativa-
mente longo para ser realmente impressionado.

     Durante quasi um anno, algumas vezes mais, raramente
menos, as impressoes doces e agradaveis nao sao percebidas

pela crianca.
     Pode-se Ihe apresentar a mais perfumosa flor sem que

ella pareca sentir-lbe o perfume. Contenta-se em olhal-a, si of-
ferece cores agradaveis ou pelo menos vivas; leval-a-a aos labios,
mas ao leval-a ao nariz, nao manifestara nenhum prazer.

     Parece que as impressoes sensoriaes seguem uma lei corn
 mum, que poe a crianca em estado de receptividade maior e so-
 bretudo mais precoce para as desagradaveis. E' assim que um
 observador notou uma criancinha de oito boras manifestar re-
 pulsao pelo seio de sua mae ciheirando a kerozene, emquanto
 tomava corn gosto o outro seio que nao tinha o mesmo chen-o.

      0 gosto segue, naturalmente, a evolucao do qlfacto, pelo
 menos quanto as substancias perfumadas na apreciagao das
 quaes este ultimo desempenha o principal papel. Quanto as
 substances salgadas ou assucaradas, a crianca reage corn bas-
 tante rapidez. Sabemos, corn effeito, a impressao desagradavel
 que se nota nas criancas corn o sal do baptismo catholico, col-
 locado em sua lingua. Ninguem ignora, pelo contrario, o gosto
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       Alumno. — Mamae disse que, quando ella andava na es-
  cola, usavam pedras em vez de papel.

       A.—Oh! como eu gostaria de es'crever na pedra!
       Professor. — Porque?
       A. — Porque da pedra pode-se apagar facilmente qual-

  quer coisa que esteja errada.
       P.—Sim?! . . . Pois eis, justamente, um dos motivos por

  que se aboliu a pedra na maioria das escol'as. A facilidade de
  apagar, acostuma as criancas a escrever sem cuidado; alem disso,
  para apagarem, usam passar o dedo na boca e depois na pedra
  —o que e uma coisa prejudicial e feia.

       A.—Que coisa feia, mesmo!
:      A. — Mas, si nos usassemos sempre esponjas para apagar?

       P. — Sim . . . mas as pedras ou ardosias na sala de aula
: ainda tern o grande incoveniente do barulho que produzem. De-
; mais, o que se escreve na ardosia apaga-se, e no papel fica guar-
.: dado, registrado.
':".     Aqui (mostrando) temos uma ardosia, que voces cha-
^ mam . . . como, Antonio?
::.      A. — Pedra.
?      P. — Portanto, ja sabem que a ardosia e uma pedra.
;- A's vezes, sao encontradas montanhas de ardosia. E' extrahida
-r; em blocos muito grandes. Para isso e necessario fazer a explo-
„•' -sao nas pedreiras.
f-'-'-     A.—Quanto trabalho!
^      P. — 0 trabalho maior ja teve a natureza na formagao
S- da ardosia.
p    A.—Como. assim?
I;;"     P. — Pois essa ardosia foi formada aos poucos, em ca-
fe-.rnadas, no fundo dos mares.
|.y    Passe, Alvaro, a sua mao aqui pela ardosia, e diga-me o
^.que notou nella.
|||'     A. — E' lisa, bem lisinha!
|||    |P. — Esta, alem de ser lisa, ainda foi lixada, polida. Si

       fosse bem lisa, nao seria utilizada para nella se escrever.
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logao e a agua pura e fria. Ha muita gente que pinta os cabel-
los de preto, louro etc.; nao facam nunca isto, pois alem de
ser feio, ainda as tinturas quasi sempre fazem mal a saude . . .

Ouviram?
     A. — Sim, senhor. Eu acho que todos ouviram.
     p. _- E os olhos, Lafayette, para que servem?

     A. — Para nos enxergarmos.
     P. — Sim. Sao, por isso, os orgams da vista ou visao, nao

e assim? De que cores podem ser elles. Marques?
     A.—Azues, pretos, castanhos e esverdeados.
     p._Respondeu bem. Marques. Continuem attentos. Esta

parte que sobe e desce, quando piscamos, chama-se palpebra,
e os pellinhos que estao em sua extremidade denominam-se pes-
tanas. Estas servem para proteger os olhos contra a poeira, par-
 ticulas de cisco etc. Quern sabe me dizer o nome dos pellinhos
 que nao deixam o suor da fronte correr sobre as palpebras?

 Fale voce, Jorge.
      A. — Chamam-se sobrancelhas.
     p — Muito bem ... As pessoas que nao enxergam, sao . . .

 Quern sabe?
      A. — Os cegos.
     p—Exactarnente. Os cegos podem assim nascer, ou

 assim ficar em qualquer tempo, por motive de doencas nos
 olhos. Tenham, pois, muito cuidado corn os olhos, meus ami^
 guinhos, pois os cegos apesar de poderem aprender a ler, to-
 car qualquer instrumento, tecer etc., devem ser muito infeli-

 zes!
      A. — E' verdade! . . . Coitados!
      P. — Para que servem os ouvidos, Virgilio?

      A.—Para nos ouvirmos.
      P. — Sao, portanto, os orgams da audicdo ... E esta

 parte, aqui, que os seus papas as vezes torcem urn bocadinho,

 como se chama? Quern sabe?
      A.— Orelha . . . mas meu pae nao m'a torce, nao!
      p._Bern bom; e signal de que voce nao precisa desse

 castigo, mas alguns travessos as vezes bem o merecem ... 0
  pavilhao do ouvido, isto e, a orelha serve . . . serve . . . vejamos

  quern sabe?
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                 A CASTANHA DO PARA

    -Alumno.—0 homem do armazem onde compramos, deu-
me isto (mostrando :umas castanhas do Para) e disse que se
come. 0 senhor eonhece? Posso comer, professor?

     Professor. — Sao castanhas do Para. Pode comel-as, sem
susto.

     A. — Crescem no Para?              '
     A. — Eu nunca vi dessa castanha.
     P. — Essa castanha e muito conhecida e apreciada no es-

trangeiro, onde e chamada noz do Brasil; e mais uma das nos-
sas riquezas, que nos sao quasi desconhecidas. Voce, Alberto,
vae nos dar essas castanhas para podermos estudal-as.

     A. — Pois nao!
     A.—Vamos abril-as para ver como sao •por dentro?
     P. — Justamente. Peca um martelo ao servente.
     A.—Como e dura a casca!
     A. — Dentro parece coco. '
     P. — Reparta-as, aos pedacinhos, corn os seus collegas.

Vamos fugir um pouco da nossa disciplina -escolar e comer em
aula.

     A.—(Provando.) Tern gosto de coco.
     A.—E' melhor! Tern melhor sabor!
     P. — E' uma das nozes mais duras de se partir, mas era

compensacao e uma das mais gostosas.
     A. — Devia chamar-se coco do Para.
     P. — Mas nao e coco; ella nao pertence a familia dos co-

queiros. Cresce no alto duma gigantesca arvore que chega as
vezes a ter 50 metres de altura.

     A.—Que colosso!
     A.—Ha de ser difficil trepar numas arvores tao altas,

para apanhal-as.
     P. — A colheita, pelo contrario, e facil, mas ao mesmo

tempo, perigosa.
     A. — Como e que pode ser facil e perigosa?
     P. — E' facil, porque, quando a fruta esta madura, cae

por si mesma; e so erguel-a do chao. E' perigosa, porque, ima-
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ginem voces, dentro duma so fruta, que os naturaes chamam
ourico, ha de 15 a 30 dessas castanhas que se accommodam
numa outra ca&ca redonda, semelhante a um coco, mas muito
niaior e muito mais dura.

     A. — A castanha ja e tao dura! Para que quer ella mais a

proteccao dessa segunda casca?
     P. — E' o que tambem perguntam os naturaes quando le-

vam corn uma na cabeca.
     A.—Devem ser bem pesadas!
     p. — Pesam de um a dois kilos. Ahi e que esta o perigo,

especialmente quando venta; ninguem entao vae embaixo das
arvores. Depois que todas as frutas caem das arvores, fazem a
colheita. Fazem-se estradas que vao ter a milhares de casta-
nheiros onde dois homens apenas podem colher uma media de

mil barricas em cada estacao.
     A. — E quando e que fazem a colheita?
     P. — Os castanheiros carregam e frutificam de outubro a

dezembro, e deixam cair.os frutos de Janeiro a marco. E'.nesta

 epoca que se effectua a colheita.
      A. — E que colheita!
     p. _ E' verdade. As castanhas sao exportadas em grande

 quantidade e a sua produccao parece quasi que inexgotavel.
      A.— Entao, a castanha deve dar muito lucro ao Estado do

 Para?
     P. — E' uma das grandes riquezas desse Estado. Da sua

 amendoa se extrae um oleo muito fino e agradavel. Quando
 novas e frescas, as castanhas contem muito .leite que e apro-

 veitado para mingaus, doces etc.
      A.—Que boa coisa e a castanha do Para, e nos nao a

 conheciamos!
      p, — A sua producgao, quasi que total, e exportada prin-

 cipalmente para a Inglaterra, que depois nol-a revende. Ainda
 ha outra castanha bem semelhante a essa do Para: e a sapucaia.
 Cada sapucaia tern o tamanho da cabeca duma pessoa.

      A. — Essa ha de matar quando cair na cabeca de al-

 guem!
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     P. — E' uma planta muito semelhante ao linho, comquanto
nao pertenca a mesma familia.

     A. — Entao, serve para tecidos.
     P. — Serve para fabricacao de pannos grosseiros e re-

sistentes.
     A.—0 linho e mais delicado.
     P. — Justamente... 0 canhamo serve ainda para tecidos

de velas de navios, teci'dos para saccaria, toldos, barracas

etc., etc.
     Quando o canhamo comeca a tornar-se amarello, e precise

cortal-o, seccal-o, debulhal-o e curtil-o.
     A. — 0 mesmo que se faz corn o linho?
     P. — Sim . . . Os processes usuaes para se obter a fiacao do

canhamo sao quasi que os mesmos empregados para o linho. A
filaca do canhamo serve ainda para barbantes, cordas e cabos.

     A.—Entao, o canhamo deve ser forte!
     P. — As grossas e fortes cordas empregadas nos navios sao

provas da grande resistencia que tern o canhamo.
     A.—Aproveita-se bem o-canhamo!
     P.—Ainda nao e so: a semente tambem e aproveitada.
     A. — Para que serve?
     P. — E' a'limento para as aves domesticas. Em certa parte

da Russia os camponezes comem-n-a; e ainda corn a semente do
canhamo fabrica-se um oleo.

     A. — Tambem das sementes do algodao e do linho se
extraem oleos.

     P. — Quando fresco, esse oleo serve ate para temperar
saladas. 0 seu uso principal e na illuminacao, pintura e no
fabrico do sabao.

     A. — E onde e que ha canhamo?
     P. — 0 Egypto, a Prussia, o Piemonte, a Franca e uma

parte da Russia sao os paizes onde a cultura do canhamo
esta mais intensificada.

     A. — Eu hei de plantar canhamo e montar uma fabrica
de cordas.

     P. — Fara muito bem.
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     Alumno. — E' verdade que o fumo e veneno, professor?
     Professor. — Sim: e um terrivel veneno.
     A.—Entao, como e que tantos homens fumam e nao

morrem?
     P. — Sim, mas ha venenos que nao actuam assim tao vio-

lentamente; entretanto, prejudicam gravemente a saude. Assim,
ha doses de veneno que matam, e doses que nao matam. E' o que
acontece corn o acido carbonico, por exempio, no ar que res-
piramos. 0 acido carbonico e veneno, mas nao mata sinao
numa certa dose.

     A.— E como se chama o veneno do fumo?
     P. — 0 fumo, ou tabaco, e folha de uma planta. Esta fo-

lha contem varias substancias, entre outras, uma, muito vene-
nosa: — e a nicotina.

     A. — Que engracado!
     P. — Esse nome e derivado de Nicot, que foi o embaixa-

dor que introduziu o uso do fumo na Europa.
     A. — Entao, na Europa nao ha fumo?
     P. —Agora ha, mas o fumo e planta da America. De todas

as plantas americanas, introduzidas no Velho Mundo, ne-
nhuma e tao popular como o tabaco.

     A.—Esquisito, nao?
     p — o fumo nao e aproveitado nem para a nossa alimen-

tacao nem para o nosso vestuario, e antes da descoberta da
America nenhum homem civilizado fumava. Espalhou-se e m-
troduziu-se mais rapidamente que qualquer outra planta. E'
 encontrado entre os selvagens e os civilizados, e onde nao pode
 ser cultivado e importado.

     A.—No Brasil ha fumo?
     P. — Ha e muito.
     A:—Cresce ate sem se plantar, nao e mesmo, professor?
     P.—Justamente: e native. Os logares de produccao mais

 afamada sao: Havana, Brasil, Virginia, Mexico e Ilha de Cey-
 lao. Desenvolve-se corn a maior exuberancia em todo o Brasil.
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     0 fumo da Bahia rivaliza corn o melhor de Havana. Sua
exportacao attinge, em coridicoes normaes, a ^50.000.000 de
kilos annualmente.

     A.—Como e aproveitado todo esse fumo?
     P. — A maior parte do fumo da Bahia e empregado, em

muitas e grandes fabricas, na manufactura de charutos, ci-

garros etc.             ^
     Minas e o segundo Estado na ordem da produccao. Este

Eslado exporta, principalmente fumo picado ou em rolo, nao
tendo grandes fabricas, mas muitos pequenos manufadtores.
Uma vez estabelecidas communicacoes mais faseis, Goyaz sera
um dos primeiros productores de tabaco. Os charutos do Rio
Grande do Sul vao encontrando no mercado optima acceitacao.

     A. — E S. Paulo nao produz fumo?
     P. — Sim, especialmente os municipios de Tiete e Descal-

vado. A nossa produccao de fumo attinge a 2.700.000 kilos.
 Mas, voltemos ao veneno do tabaco.

     A. — A' nicotina.
     P.—Tanto o fumo como o alcool sao venenosos, prejudi-

 cam a vida.
     A. — Algumas pessoas usam mascar fumo.

     P. — As pessoas que delle fazem uso, umas o fumam, ou-
 tras o mascam, e outras ainda o usam como rape.

                                                  «        ^      A. — Rape tambem e fumo?

     P. — E', sim. Nao importa que u&o a pessoa faca do fumo;
 os resultados sao os mesmos. Naturalmente, quando as folhas
 sao queimadas, transformacoes chimicas se operam, e basta
 fumar num cachimbo para sentirmos os effeitos da nicotina e
 convencermo-nos de que o fumo contem esse veneno. A combus-
 tao do fumo transforma a nicotina em gaz que e aspirado pelo
 fumante. Sendo uma substancia muito volatil, passa immedia-
 tamente da boca ao sangue.

      A.—Eu nao vou fumar.

      P.—Ninguem pode chamar o fumar de habito natural;
 ninguem pode provar que isso faga bem.

      A. —E dizem que faz mal ao coracao.
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     P. — Mesmo que nao causasse a morte, destroe o gosto e
o olfacto, ataca a vista e a memoria, faz mal a larynge e aos
pulmoes.

     A. — E ao bolso.
     P. — Ainda que se queira provar que o fumo e inoffen-

sive as pessoas adultas, ninguem jamais negara que e extre-
mamente prejudicial as criangas e aos adolescentes.

     Na Inglaterra e nalguns Estados da America do Norte
e prohibido por lei o uso do fumo as pessoas de menos de 16
annos. Sao presas as pessoas que vendem fumo aos menores.

     A.——Seria bom si nos tivessemos essa lei!
     P. — Seria, sim. Mas, sera ainda melho'r que voces nao

fumem, nao porque a lei o prohiba, mas porque aprenderam
e compreenderam o mal que o fumo Ihes pode causar.

     Alumno. — Jose veiu hoje de chapeo novo.
     A. — Esqueci no jardim o bone que costumo trazer ao

Grupo, e hoje cedo encontrei-o todo molhadinho.
     Professor. — Mas, nao choveu esta noite! Que seria que o

molhou?
     A. — A neblina.
     A. —- 0 orvalho.
     P.—Quando e que vemos o orvalho, Augusto?
     A.—De manha, bem cedinho.
     P. — Quando e que elle cae?
     A.-(?)
     P. — Porque e, Carlos, que sua mamae nao quer que voce

brinque na grama, a noite, especialmente durante o verao?
     A. — Porque a grama esta molhada de orvalho.
     P. — Sim. Entao, quando e que cae o orvalho?
     A.—Durante a noite.
     A. — Logo que o sol se poe.
     A. — Ao escurecer.
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     P, — E onde e que vemos o orvalho, pela manha?
     A.—Na grama, nas flores, nas arvores e arbustos.
     P. — So nas plantas?
     A..—Tambem nas calcadas, cercas, muros, escadas etc.
     P. — E como sera que o orvalho vae ahi ter? Donde vem

elle?
     A.—Nao sei, professor.
     P. — Nao admira voce nao saber. Levou muito tempo

para os sabios descobrirem o que eram aquellas gotinhas de
agua que parecem tao simples! .

     A. — Mas, o que sao ellas?
     P. — Sabem que a agua dos mares, rios etc. evapora-se

constantemente; portanto o ar, a atmosphera, esta cheio de hu-
midade, de vapor de agua.

     A. — Mas, nao se ve.
     P. — Porque esta no estado gazoso. Nunca repararam o

que acontece a um cdpo, ou melhor, a um jarro corn agua
gelada?

     A.—Fica coberto, no lado de fora, de gotinhas de agua.
     A. — Principalmente quando faz muito calor.
     P. — Donde vem essas gotas de agua?
     A. — Da agua do jarro?
     P.—Nao, porque o jarro nao deixa passar a agua, e as

gotas se formam mesmo que elle nao transborde.
     A.—Entao, e do ar.
     P. — Mas, porque e que se formam num jarro corn agua

gelada e nao se formam quando a agua nao e gelada?

     A.-(?)
     P. — Si voce segurar um prato sobre o bico duma cha-

leira onde haja agua fervendo, o que voce nota no prato?
     A. — Pingos de agua na superficie do prato.
     P.—Porque e que elles estao ahi?
     A. — Porque o prato esta frio.
     P. — Entao, o que e que os objectos frios fazem ao vapor

dagua?
     A. — Mudam o vapor em agua.
     P. — Agora voces sabem porque e que as gotas de agua

 se accumulam no exterior do jarro corn agua gelada.
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      A. — Porque a agua dentro do jarro esta fria, muito mais
 fria do que o vapor de agua, no ar. Este vapor, caindo na su-
 perficie do jarro, transforma-se em gotinhas de agua.

     P- — Agora, Paulo, voce vae me dizer porque a relva e as
 flores alhanhecem, as vezes, cobertas de orvalho?

     A.—Mas, as f lores nao estao frias!
     P. — Ao por do sol, a noitinha, quando estamos nos afas-

 tando dos raios solares, a terra comeca a desprender o calor ac-
 cumulado. A humidade, o vapor de agua, no ar, apodera-se
 desse calor, de modo que o vapor torna-se mais aquecido do
 que a terra, ou a grama, ou as flores.

     A terra, a grama etc. tornam-se muito frias depois de per-
derem o calor, e a medida que se esfriam, esfriam o vapor de
agua que as rodeia.

     A. — Como acontece corn o jarro de agua gelada?
     P. — Justamente. 0 vapor arrefecido torna-se agua, li-

quido, e portanto mais pesado. Cae em gotas sobre a relva,
f lores, teias de aranha etc. ,

     A. — Essas sao as gotas. de orvalho?
     P. — Sim . .. Quando a differenca de temperatura e

muito grande, o vapor de agua nao fica no estado liquido;
vae alem: torna-se solido ou semi-s&lido.

     A. — E' gelo.
     P. — Quasi. Entao, e geada ... A que horas precisamos

sair para ver o orvalho e,a geada?
     A. — Bern cedo. Depois que o sol sae, a geada e o or-

valho desapparecem.
     A. — E para onde vao?
     P. — Formar novo vapor de agua.
     A. — Mas, porque e que, as vezes, nao ha orvalho?
     P. — Nao ha orvalho, muito menos geada, nas noites som-

brias e quentes, nem quando o vento sopra. As nuvens encarre-
gam-se de guardar a terra aquecida.

     Jose podera achar que o orvalho nao e bom, porque Ihe
molhou o bone, mas a grama e as flores nao sao dessa opi-
niao. Como o orvalho as refresca, depois dum dia abrazador!
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                         0 SABAO

     Professora. — (Mostra as alumnas um sabao, sabonetes
etc.) Que tenho eu nas maos?

     Alumna. — Um sabao, um sabonete.
     P. — Para que serve o sabao, Leonor?
     A. — Para lavar roupa, casa, para o nosso asseio etc.
     P. — Quaes as qualidades de sabao que voces conhecem?
     A. — Sabao de pedra.
     A. — De cinza.
     A. — De coco.
     A. — De alface.
     A. — Sulfuroso.
     A. — Russo.
     A.—Allemao.
     A.—De oleo de palmeira.
     A. — De Marselha.
     A. — De resina.
     A. — De oleo.
     A. — Sabao em p6, de barbeiro.
     A. — Sabonetes.
     P. — E' bastante. 0 sabao, alem de servir para lavar

roupa, para o nosso asseio etc., ainda nos serve de medicamento-
Assim, o sabao.russo, que e liquido, e empregado para combater
as dores rheumaticas; o sabao sulfuroso e, utilizado contra as
molestias da pelle, e o sabao de pedra e empregado contra al-
guns tumores. .. Porque sera que os sabonetes tern um aroma tao
 agradavel Dinorah?

     A.—Porque contem essencias .diversas, conforme o per-
 fume que se Ihes queira dar.

     P. — Em S. Paulo ja temos alguma fabrica de sabao ou
 de sabonetes, Lucia?

      A. — Ja temos, sim, senhora, e diversas.
     P. —'- Sabem voces como se fabrica o sabao e de que sub-

 stancias?
      A.-(?.)
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     P. — 0 sabao e o producto da combinacao de corpos gor-
durosos corn potassa, oleos etc.

     A.—E como e fabricado?
     P. — Collocam-se as materias graxas, ou gordurosas,

dentro duma caldeira que tenha por baixo uma fornalha. Mis-
tura-se a essas substancias uma quantidade de agua e potassa,
si se quer o sabao duro.

     A. — E para obtel-o mais melle?
     P. — Mistura-se um pouco de soda. Dissolve-se a mis-

tura feita, a temperatura de 100°. Depois, collo'ca-se o liquido
obtido em vasilhas de madeira, lata ou ferro, para esfriar e
solidificar-se. Em seguida, corta-se o sabao, dando-se-lhe •o ta-
manho e a forma que se desejar.

     A. — E os sabonetes?
     P. — Os sabonetes sao feitos do mesmo modo e corn sebo,

que se derrete melhor, dando-se-lhes, corn essencias proprias,
o perfume que se pretender.

     0 azeite e tambem empregado para eliminar o mau cheiro
das substancias gordurosas.

     A. — So assim, professora, que se fabrica sabao? .
     P;—Nao; ha outros processes para se preparar o sabao,

mas todos elles nao sao mais do que aperfeigoamentos dados por
machinas modernas.

     E e assim que obtemos o sabao e os sabonetes, que nos
sao tao uteis e que tanto trabalho dao a centenas de operarios.



QUESTOES GERAES

     0 CULTO DA BELLEZA NA EDUCA^AO INFANTiL

      Num dos seus mais palpitantes livros — "Le Crime de
 Sylvestre Bonnard", mestre Anatole poe na bocca da persona-
 gem principal de sua historia este con-ceito de extraordinaria
  latitude:

      "Nos nascemos para compreender, seinir e gozar a Bel-
  leza.   0 nosso espirito nao foi feito para a dor ou para o
  soffrimento e sim para o usofruto de tudo quanto e agradavel

  e encantador."
      Entretido seriamente na 'leitura do romance impregnado

  de serena philosophia, detive-me no commentario do professor
  Bonnard e puz-me a reflectir na grande copia de ensinamento
  que um pedagogista intelligente poderia extrair dalli. Todo
  o educador precisa ser artista. 0 trabalho de aperfeicoamento
  que se faz na crianca, nao pretende outra coisa sinao iniciar

 ' aquella individualidade embryonaria nos encantos que a vida
  nos faculta. 0 saber e um gozo.

       A educacao, no sen triplice aspecto, e um oombate metho-
  dizado as imperfeicoes e hostilidades da natureza.

                                *
                               **

       Que mostrengo abjecto e revoltante a pedagogia antiga!
  Que infarnante ignorancia o uso da palmatoria e outros castigos
  nao menos repellentes! A crianca ia formando da escola —
  o te.mpio da Belleza — a idea nefanda dum logar onde se sof-
  fre, se e punido cruelmente e, no minimo, se enfastia. Os peque-
  nos, naquelle ambito abafado, mal oxygenado, corn pessima
  ventilagao, ante a carantonha nihilista do professor implacavel,

• creavam na mente a npcao da tyrannia e do horror da vida.
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Saber, estudar, instruir-se Ihes ficavam sendo synonymos de en-
tediar-se, intimidar-se, soffrer . . .

     E a evolucao do seu espirito se dava sob uma atmosphera
aziaga, entre compreensoes falsas, que o predispunham para
o Mal.

                              *
                             **

     Uma das impressoes mais fortes de minha infancia foi
quando deixei a sala estreita, corn dois bancos compridos, uma
mestra de oculos e de bata, sentada apostolica e severamente
numa cadeira de braco, pela camaradagem convidativa duma
escola-mo'delo.  Era outro mundo, repleto de novidades, de
aUraccoes, de singularidades que berravam como cartazes.

     A nova escola — aquella vasta sala onde se encontrava
toda^a sorte de coisas interessantes — era verdadeiro bazar a

eocegar-me a attencao.
     Dali comecou um novo e florescente periodo na minha in-

fancia. Soube, corn muita arte e carinho, a professora que en-
tao assumiu as redeas do men espirito, conduzir-me por um ca-
minho de m-iragens, de tentacoes e de contentameni.o. Sua orien-
tacao pedagogica era fundamentada em salutares sentimentos
de Belleza. Assim e mister que sejam todos os educadores.
Nao basta a pedagogia modema ter abolido a palmatoria. Sem
a actuagao dum professor talentoso e habil, a escola continuara
a ser — nao mais sitio do terror — mas ainda o loga^ do abor-
recimento. Cultuar o bello — e o grande principio educative.
Explore-se a fantasia das criancas, ensine-se-lhes a sonhar. . .

     A versao de preparar o homem para os pelagos da existen-
cia, saturando-o na dor e na contrariedade nao passa duma aber-
racao de moral antiquada. Seria como o individuo que, para
poder resistir as molestias, fosse habitar a sala dum hospital.
0 pobre homem acabaria doente por suggestao. Nao e a desil-
lusao precoce que ensina a veneer na vida. 0 professor, pelo
contrario, tern obrigacao de fazer de cada alumno um idealista
— mostrar-lhe as rampas luminosas a que conduz o saber, e
descortinar-lhe o mundo, como um repositorio de maravilhas,
aos que logrem merecelias. Que em cada coracao infantil
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seja plantado o germen do optimismo, estimulante para todas

as grandes realizacoes.
     0 sorriso e a fe sao, as vezes, armas mais poderosas que

a experiencia. Seja cada professor um artista acima de tudo.
Seja a instruccao para a crianca, um Eldorado.

     S. Paulo, 8-9-925.               BRITO BROCA.

              PALESTRA SOBRE ENSINO
                                      (F. PARKER. — "Biblioth.

                                    pedagogiea,"  organizada por
                                    A. Barreto e J. Stott.)

                      PALESTRA VII

      ENSINO DE LEITURA. —— APPLICAgAO DE PRINCIPIOS

     Nestas despretenciosas palestras sobre o ensino. da ileitura,
tenho-me esforcado para tornar bem claros os principios em
que se baseiaan os processes denominados objective, palav'ra-
cdo, sentenciacdo, soletracdo, e mmuscrito, todos praticados
Ja ha muitissimos annos por professores que se persuadiam
estar a applicar, no que cada um adoptava, o unico methodo

verdadeiro.
     Nao poderei precisar rigorosamente a data da descoberta

de cada um delles; o que sei apenas e que o mais recente conta
uns cem annos approximadamente. Ickelsamer, contemporaneo
de Luthero, descreve, num livro publicado em 1534, um me-
thodo para ensinar a ler. Esse e talvez o mais antigo.

     0 que e facto e que nao ha processes novos de leitura, e
quern quer que estude a historia da pedagogia vera que so a
vaidade podera attribuir-se a descoberta rnodernamente de- pro-

cesses novos.
     Cada um dos processos a que me referi obedeceu a accao

mental que maia impressionou o seu respectiYo autor, e so
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a uma.     Dahi a improficuidade de todos elles, considerados sepa-
radamente, porque essas accoes se podem contar em numero
de cinco. Empregar um, corn exclusao dos outros, seria, pois,
o mesmo que exercitar uma so forca mental deixando inactiva

as outras quatro.
     Disto resu.lta a grande verdade de que so reunidos —

objective, palavracao, sentenciagao, manuscrito e phonico (syl-
labacao e soletracao) — e que poderao estes processes produzir
o methodo unico e verdadeiro.

     Nao e preciso dizer que cada um sera somente empregado
a sua hora opportuna, isto e, em tempo, logar e proporcao apro-
 priados, de modo a despertarem todos e fortificarem as cinco

 faculdades do espirito.
      0 methodo unico assim constituido, nao e so proveitoso a

 arte de ensinar a ler: extende os seus berfeficios ao ensino de
 todas as outras disciplinas.

      Todo o ensino modemo pode, pols, em sua justa medida,
 dizer-se correcto, corn uma censura apenas: a de andar deslo-

 cado e em confusao.
      A precisdo pode, por exempio, tomar o logar do desenvol-

 vimento do raciocinio e prejudical-o: este, por .sua vez, pode so-
 brepujar aquella, conforme seja mais trabalhada uma ou outra

 faculdade.
      Um dos maiores deveres do professor, a meu ver, seria,

 antes de tudo, procurar conhecer as grandes verdades indicadas
 por pedagogos e philosophos do passado, e de posse dellas,
 combinal-as, synthetisal-,as, e amalgamal-as numa doutrina, para
 formal- uma sciencia propria destinada ao respectivo ensino.

      You agora reduzir a pratica o que expuz theoricamente,
 aa esperanca de que .concordareis commigo quanto ao facto de
 ee empregarem, como si fossem partes dum so methodo, todoa
  aquelles a que me hei referido.

       Quando discutir o ensino da linguagem, darei os exercicios
  que devem de rigor preceder o da primeira leitura.

       Por agora, admitamos que ja os fez a crianca, achando-
  •e, portanto, preparada para iniciar esta.
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      Preliminarmente, que fique decidida esta questao: Que
 palavras devera aprender primeiro a crianca?

     Aprender a ler, diga-se entre parenthesis, e apropriar-se
 alguem dum certo vocabulario de termos escritos ou impresses.

      Sendo assim, eu responderei a pergunta: — A crianca
 deve aprender primeiro as palavras que ja conhece, porque e
 imprescindivel que a idea ja Ihe exista na mente antes da pala-
vra que a nomeia.

     Esta regra, que eu reputo fundamental, precisa ser cuida-
dosamente respeitada no curso de toda a instrucgao da infancia,
podendo-se mesmo affirmar que instruir nada mais e que, pri-
meiro, ampliar o alcance das ideas, e, segundo, relacional-as
por modos differentes.

     Demais, o valor dum,a palavra depende inteiramente da
idea que ell^a representa.

     E' da maxima miportancia, pois, a cuidadosa escolha do
primeiro vocabulario para o ensino inicial da leitura, o qaa.\
devera ser bem ensinado, pela copiosa repeticao, de uso incon-
sciente da crianca.

     Em geral, desperdicam-se muito tempo e muito bom en-
sino por se nao adoptar a regra do passo a passo, que conduz
a tudo poder fazer-se corn perfeicao.

     Muito mais importa tomar bem conhecidas vinte palavras,
do que duzentas, imperfeitamente.

     Nao podera exceder de duzentos termos o primeiro voca-
bu'lario, que devera ser dado no quadro-negro, em letra ma-
nu&crita.

     Ao ensinal-o, tres coisas urge nao esquecer:
     Primeiro: — que cada termo ja seja do conhecimento da

crianca, occupando, assim, o primeiro logar, as palavras que
maior interesse Ihe despertem.

     Segundo: — que os tennos sejam dispostos em grupos,
pela sua semelhanca phonica, ex.: pato, gasto, rato; pdo, mdo,
cdo, meu, teu, seu etc.

     Juntamente corn estas, podem escrever-se outras disseme-
lhantes, necessarias para formar sentencas de uso da crianca,
ex.: este, esta, charna-se, muito etc.
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     0 objective desta disposicao e, como ja vos expliquei, tornar
mais intensa a lei da analogia. base do methodo phonico.

     Devo prevenir-vos, porem, que nao desperlando o mteresse
do alumno, tal disposicao nao precisa ser i-igorosamenie segmda.

     Cada palavra e cada sentenca devem produzir em sua
mente uma imugeni interes.^inie e clieia de bnll'o.

     Para atlingir a ealc fim, nao hesilels nunca ein accrescenlar
a lisia qualquer nova palavra.

     Os primeirori k-r.mos a ensinar c de rigor sejam os quf no-
meiani ubjecrus comimms, du (.•uii'iitx'imciilu da cnanca, e an)-

maes doineitii/us.
     Terceii-a: — A lisia devcra iambeni conter as paiavas em-

l»rega>!as nas primciras paginas do I." livro qne a crianca

vac l^r,
     Coi-i'-idfrandn que o vuralnilario ja se acha cuidadosamenie

 e--!-olhiiJo; (iiic o professor ja ?" munlii de quin;'e on vsnif ubie-
 clos. on esiampas c- niode!(;s dcsses objectos. para auxiliar o
 apreiniixatid ii;ss ijiiinzc on vinte priineiras palavra?; f que,
 finaimRnIe, os alumnus sc adiani divi-lidos e;n ^i-upus de (iez
 on du/e, segundo a sua forra in!c1lc'riua!, — d^-c ini-io ao Ira-
 balilo, coiiiecaiido j)flo grupo mais intdligente (sem. lodavia,

 dar a endender qup assim o considera.)
      Cei-cadii cinau |>e!o sen grupo dc alumnos, em frentc ao

 qiiadro-negro, <» professor mosirara -um dos objeclos, a bola,

 por example, m;is sem dizer-llie o nome.
      _ Todos voces conWem isto que tenho na mao, nao e

 verdade? Como se cbama islo, Ro])erto?

      — E' u in a bo I a.
      -_ pois o meu y'f- tamliem vae dixer esse nome, ali, no

 quadro-iie^ro.
      E (-crevei'a vagarosameiiLe as jialavras — uma bolii.

      (Os adjectives — um, uma e os .artigos — o, a, os, as
 deverao ser scrnpre empregados corn os s'.ibsl.atmvos, coinu S!
 Ihes fossem parte iinegraiite.)

      Uepois de escrever umas quatro ou ciiuu palavras, cullo-
 cara sobre a mesa os objec.tos ou estampas, que as recordam,
 e mandara que os tomem nas maos as criancas, sem dizer-lhes
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os nomes, mas apontando para cada uma das palavras no qua-
dro-negro, assim:

         Traga-me .   .   .   .   .   -a bold.
         Traga-me .  .   .   .   .   .0 menino.
         Traga-me  ......  o goto.
         Traga-me  ......  o pato etc.

    Levantando depois, um por um, os objectos, perguntara:
    — Como e que o giz chama a isto?

mandando a crianca interrogada apontar para a palavra do
quadro-negro que o nomeia.

     NOTA. — 0 professor podera empregar, corn o mesmo successo, brinquedos
ou estampas representando, por exempio, um menino, um gato, um pato, um rato,
um piao, uma bola, uma gallinha, um gallo, um cavallo, um ovo, uma aranha,
uma mosca, uma lagartinha etc., que sao as palavras empregadas na's primeirae
paginas da "Cartilha Analytica," de Arnaldo Barreto, baseada sobre esk- methodo,
e por sen intermedio, ensinar as outras palavras nao objectivas que nella se
encontram.

     Nao deverao estes exercicios exceder de dez minutos.
     Na licao seguinte mostrara cinco objectos novos, adoptando

sempre o mesmo processo.
     Entao fara a crianga segurar dois objectos, um em

cada mao, e levantal-os, um de cada vez, a medida que vae es-
crevendo os respectivos nomes no quadro-negro.

     Pode-se seguir este piano, corn seguranca, ate ensinar o
nome de todos os objectos escolhidos.

      Sera conveniente escrever repetidamente taes nomes, afim
de que^ os possam distinguir as criancas, ex.:

                a bola                um goto
                o goto                um pido
                uma bola             o pido.

      Ao recapitular as palavras, devera o professor apontar para
cada vocabulo do quadro-negro, mandando o alumno segurar
o objecto que elile nomeia; depois, indicara cada objecto, man-
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dando mostrar seu respective nome; e, finahnente, fara cada
crianca ler a lista de palavras, sem mais auxilio dos objectos.

     Sera tempo, entao, de ensinar a primeir,a sentenga.
     Que o alumno segure um objec.to, a bola, por exempio:
     — •Que objecto e esse?
     — Isto e uma bola.
     Escrever-se-a, entao, a sentenca, no quadro-negro, dizendo:
     — 0 giz vae repetir o que voce acaba de dizer. Que e

que disse o giz?"
     Alcando o objecto, dira a crianca:
     — Isto e uma bola.

   Substituindo-se a palavra bola por cada uma das outras pa-
la vras que a crianca ja conhece, obter-se-a uma lista de senten-
cas que poderao ser lidas de primeira vista, ex.:

                    Isto e um goto.
                    Isto e um cavalto.
                    Isto e um menino etc.

      Troque-se a ordem das sentencas, collocando-se, sobre a
 mesa, os objectos, na mesma disposicao em que estiverem es-
 critas as sentencas, mandando lel-as a proporcao que for indi-
 cando aquelles; mude-se a ordem dos objectos, e faga-se ler de
 novo cada sentenca, ao mesmo tempo que a crianca segure o
 objecto a que ella se refere. Ponha-se no plural o nome do
 objecto de cada sentenca, empregando-se as palavras — estes,
 aquelles, aqui, ali, aqui esta, all esta etc., ex.:

                     Este e o goto.
                     Aquella e a bola.
                     Estes sao os gatos etc.

      Facam-se perguntas como estas:
      — Onde esta o piao, a bola? etc., para conseguir-se &

 seguinte resultado:

                     0 piao esta aqui.
                     A bola esta ali etc.
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     Escrevam-se no quadro-negro as perguntas e as respostas
successivamente, mandando que as criancas as leiam.

     — Onde esta a bola?
     — Aqui esta a bola.
     — Onde esta o menino?
    — Aqui esta o menino etc.

      NOTA. — Feitos estes exercicios, ja se pode preparar os alumnos para as
•primeiras licoes da "Cartilha Analytica," de Arnaldo Barreto. Figure-se que o
objecto, representando um menino, a que se devera dar um nome, — como tam-
bem ao gato, ao cao, a vacca, ao cavallo, a gallinha, a menlna, ao gallo — e
dono dos outros objectos, e conduza-se a crianca a construccao de novas sentencas,
que devem ser sempre escritas no quadro-negro. Ex.:

      — Cada um de voces tern nome, nao e verdade? Como se chama voce?
       — Eu me chamo Luiz.
      — E este seu colleguinha, como se chama?
      — Chama-se Manuel.
       — Bern. Entao vamos dar tambem um nome a este menino da estampa;

 vamos chamar-lhe Roberto. Entao, quern e este menino?
      — Este menino e o Roberto.
       Escreva-se a sentenca no quadro-negro, dizendo que o giz vae repetir o

que foi dito.
       —Ali esta na pedra o que voce disse; leia voce, Luiz.
       — Este m'enino e o Roberto.
      — Bern. Agora que ja sabemos como se chama este menino, devemos,

antes de convidal-o para conversar comnosco, dar-lhe delicadamente o bom-dia.
Como e que voce o cumprimentara, Manuel?

       —— Bom dia, Roberta!
       Escreva-se a nova sentenca no q-uadro-negro, por baixo da outra, e mande-

se ler as duas sentencas por toda a classe.
       No dia seguinte, depois de fazer ler por cada alumno as duas sentencas,

 destaquem-se as palavras que as compoem, na seguinte ordem:

                                      este
                                     menino

                                        e

                                    Roberta
                                    Bom dia.

       Componham-se novas sentencas corn essas palavras, ex.:

                           Roberta e este menino.
                           Este jnenino e o Roberta.
                           Bom-did, Roberta!
                           Roberta, bom-dia!

       2)  Em nova licao, perguntara o professor:
       — Quaes sao as coisas que tern o Roberto?
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para conseguir-se o seguinte resultado, pondo-se os objectos na ordem das senten-
cas da "Cartilha":

                       Roberta tern wn gato.
                       Roberta tern urn piao etc.

escrevendo-se todas as sentencas no quadro-negro.

     3) Corn os mesmos objectos, perguntara o professor, apontando para
cada um delles:

     — De quern e este piao?
     — Este e o piao de Roberto.
     — De quern e este gato?
     — Este e o goto de Roberta etc.

     4) 0 gato de Roberto tern nome tambem. Vamos chamar-lhe Bichano.
     Devem conseguir-se as seguintes sentencas:

                       Este e o goto de Roberta.
                       Chama-se Bichano.
                       Bom dia, Bichano!

      Conhecidas taes sentencas e mais as que se incluem nas pags. 9, 10 e 11
da "Cartilha Analytica," podera ser entao, iniciada nesta a leitura.'

      Escrevam-se no quadro-negro as perguntas e as respostas,
mandando ler successivamente as sentengas.

     Depois de escrever umas doze sentencas corn taes elementos,
pondo no plural os nomes dos objectos, pode-se dar a estes as
respectivas qualidades, ex.:  0 g-ato de Roberta e bronco, e
gd'rd.0 etc.

      Colloquem-se os objectos em posicoes relativas:, — a bola
junto do gato; o gato junto do menino; o piao na mao do me-
nino etc.

     Podem tambem mtroduzir-se, corn bom exito, sentengas
ex'clamativas como estas: Que Undo gcvto! Que bonito pido! etc.,
e pequenas ordens, que o alumno devera ler mentalmente, e
cumprir, ex.: Sente-se! Levante-se! Vd buscdr uma bol'a etc.

      0 passo a seguir pode ser o da leitura de pequenas historias,
escritas no quadro-negro, onde o professor devera desenhar os
objectos a que ellas se refiram.

     A' proporcao, porem, que os desenhar, ira conversando
corn o seu grupo de alumnos, afim de, ao escrever as sentengas
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sobre cada objecto, despertar nelles a curiosldade para o qua-

dro todo.
     Cada quadro servira para varias licoes.
     Um quadro, um chromo, um desenho qualquer, emfim,

um vez que seja bem visivel, preenchera tambem este obje-
ctive. (*) 0 que e necessario e que as sentencas, que o profes-
sor construir, sejam sempre escritas no quadro-negro.

      (*» \ Livraria F. Alves & Comp. editouuma colleccao de quadros
adequados ao ensino da "Cartilha Analytica," osquaes, pela sua unifornu-
dade e propnedade de conoepcao. devem merecer apreferencia dos protessores.





66REVISTA ESCOLAR

      Conhecem o homem de quern estao cacoando? Sabem, por
 acaso, si elle merece em vez do desdem, uma verdadeira admira-
 cao, um grande respeito?

      Escutem a historia que Ihes vou contar, e nunca mais zom-
,bem de ninguem.

      Ha muito tempo, numa tarde escura e sombria, a cidade
 de .. . alarmou-se ouvindo gritar: soccorro! fogo! fogo!

      Era um pavoroso incendio num grande sobrado, donde as
 laharedas subiam, subiam, cada vez mais violentas; Ao seu cla-
 rao, o ceo tingia-se dum vermelho vivo, impressionante.

      Os bombeiros, avisados, chegaram logo. Comecou imme-
 diatamente a luta para extinguir o incendio. Apesar de grandes
 esforcos, o fogo augmentava sempre; comecara ao rez do chao e,
 corn incrivel rapidez, attingira o alto do edificio.

      De repente, um hornem, ja velho, atravessa a mu-lridao,
 pallido e offegante; era elle um dos moradores da casa incen-
 diada. Vendo de longe o predio em chammas, correra, o coitado!

      "Meu filho," bradava elle, desesperado! "Ninguem o sal-

 vou?"
      Ninguem sabia da crianca. 0 pobre pae compreende que

 o seu filhinho esta perdido.
      "Vou buscal-o, salval-o-ei!" E, assim dizendo, corre em

 direccao da casa.
      Alguem o faz parar. "Attenda, homern, a sua edade nao Ihe

 permitte mais um tal arrojo. Em irei em seu logar." Era um
 bombeiro quern assirn falava. Envo-lvendo-se depressa num len-
 col molhado, joga uma corda de nos a janella do primeiro andar,

 sobe, desapparece.
      Segundos parecem seculos, tal a ansiedade de todos. 0

 incendio continua, continua sempre. Um, dois, tres minutos se

 passam.
      Morreu, e a voz geral.

      Subito,.um grito se ouve: — o bombeiro apparece numa ja-
 nella que as labaredas oomecam a lamber; desapparece^ainda;

 eil-o agora de novo.
      "Extendam um colchao," diz elle . . . Eis a crianca jogada,

 e o p,ae recebe o filho nos bracos, sao e salvo.

^
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     Um ruido forte; os andares cederam.
     Pobre bombeiro! morreria?
     Nao; eil-o que se arrasta dentre as chammas; tern uma

perna quebrada e o rosto quasi todo queimado.
     Muitas semanas passou elle entre a vida e a morte.
     Querem saber agora quern e o pobre velho manco? E' o

bombeiro que salvou a crianca.
     Nao tinha eu razao de dizer-lhes que nao devem cacoar

de ninguem?

                          "MIMT

     — "Nao serve," disse a mamae, "nao posso mais ter qua-
tro gatos nesta casa."

     —"De certo que nao", respondeu o papae. "Precisamos
dispor delles."

     Os quatro animaes eram, em primeiro logar, Mignon — o
mais velho de todos. Fora encontrado no porao, antes de estar
a casa completamente acabada. E isso, ha quantos annos! Nao!
Esse, o papae fazia questao que ficasse. Pois nao era e'lle tao
bom rateiro?!

     Depois, havia o Malhado e o Bichano. Seria pena separal-
os. Ate a mamae assim pensava. Eram tao parecidos, que nao
se podia distinguil-os, sem Ihes examinar bem os focinhos. 0
de Malhado^eva. branco e o de Bichano tambem o era, apenas
corn uma pinta preta.

     Em seguida, vinha Mimi, branco e preto, mas muito mais
branco do que preto.

     "Este e o primeiro que vae," disse a mamae.
     Carolina fez beicinho, ergueu Mimi nos bracos e apertan-

do-o bem contra si, falou: "Elle e tao engracadinho! ... Oh!
nao posso separar-me de MimiV

     Mais tarde estavam os gatos todos juntos, dormindo ao pe
do fogao, quando entrou o Sr. Antonio.
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     0 Sr. Antonio morava no outro lado do rio e vendia fru-
 tas e hortalicas, numa carrocinha.

     Vendo os gatos, exclamou: — "Tantos gatos por aqui, e eu
 sem nenhum-la em casa!"

     — "Carolina pode dar-lhe um," acode a mae da menina.
 Esta ficou cabisbaixa.

     — "Vamos fazer um trato," diz o Sr. Antonio, erguendo
 Mimi. "Eu dou a menina uma cesta de laranjas e a menina
 me da este gato."

      Carolina levantou os olhos.
      Uma cesta de laranjas nao era .la para se rejeitar. Quern

 sabe si quatro gatos nao eram mesmo denials? .. .
      —"Eu troco, si mamae me deixar Hear corn Malhado e

 Bichano."

      A mamae sorriu mas nao gostava de fazer promessas.
      — "Veremos," disse ella . . . "Em todo o caso, tres gatos ja

 sao menos que quatro."
      0 Sr. Antonio deixou as laranjas.
      Carolina abracou e beijou Mimi, antes de entregal-o ao seu

 novo dono.
      Este pol-o numa cesta e por cima extendeu um sacco.

      — "Assim elle vae bem," disse o hornern, e despediu-se.
      Logo que a carrocinha se perdeu de vista, Carolina come-

 gou a suspirar. Poz-se a janella, o semblante muito triste, olhando
 em direccao a chacara do Sr. Antonio.

      0 ceo tomou-se repentinamente escuro; um vento forte co-
 mecou a soprar, e, para maior pezar da menina, Malhado levan-

, tou-se e poz-se a miar desesperadamente.        a
      —"E' porque elle sabe que Mimi foi-se embora," so-

 lucou Carolina, correndo a esconder o rostinho no collo da ma-
 mae. "Como eu nao ficaria triste, si dessem o maninho de pre-
 sente e eu nao pudes.se mais vel-o! Ah! ... essas larajnas
 nao prestam! Sao muito azedas!"

      A mae consplou-a, dizendo que talvez Mimi voltasse. Gon-
  tou-lhe a historia dum gato que viajou muitos kilometres para

 voltar a casa.
      — "Mas, eu acho que Mimi nao e capaz de saber voltar!"
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    — "Coisas mais impossiveis tern acontecido," respondeu-
Ihe a mamae.

     Na manha seguinte, ao abrirem a porta da cozinha, quera
havia de entrar?

     0 senhor Mimi, todo molhado, todo enlameado, mas muito
ancho, muito cheib de si.

    —"Vejam so quern esta aqui!" falou o papae.
    —"Mimi!" exclamou a mamae.
     Carolina, ainda de carnisola, veiu correndo. Ergueu Mimi

nos bracos, dizendo: "Mimi! Mimi! Meu querido gatinho!
Como foi que voce soube voltar? Voce agora nao vae mais
embora! Nao e, mamae? 0 Sr. Antonio que leve suas larianjas.
Mimi que fique."

     E Mimi ficou.

     NAO DEVEMOS JULOAR PELAS APPARENCIAS

     Um beija-flor encontrou-se um dia corn uma borboleta, e
notando-lhe a belleza do colorido e a graca dos movimentos, fez-
Ihe protestos de amizade.

     — "Nao quero su,a amizade," foi a resposta. "Voce, uma
vez, ja me desprezou: chamou-rne de insecto repugnante."

     —"Impossivel!" exclarnou o beija-flor. "Eu sempre
live a mais alta admiracao pelas bellas creaturas •como voce!"

     — "Talvez, hoje," disse i-a borboleta, "mas quando voce
me insultou, eu era uroa simples lagarta. Agora, ouca este con-
selho: Nunca insulte os humildes, pois elles podem, algum dia,
tornar-se seus superiores."                   »
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Amanhere.  Na malta cxlensa e Jria

Ja se ouve a orchestra iinodnia o canora,

E nao larda que surja a Inz da aurora

Entre fulgores, pornpas e poesia.

Em meio a densa bruina das estrailas,

— Tenne leni'ol de linho alvinilenie,

Caminhain vultos, vagarosamente.

Levando i'oices, sobrac'anilo enxadas.

Sao vizinhos que preslam, prazenleiros,

0 auxilio justo de sens lortes l)racos

A quern se enconira em serios embaragos

No [)rppai'o (IP rocas on dc aceiros.

Dejjois df ler o estornago refeilo

 Do bom cafe, bolinhos de maiidios'a,

0 alegre Itando para a faina toi'a...

Vac dar iniciu a Inia, salislcilo.

lieuniclos no logar det^rininado,

 Ao sonido da enxada lampejaiitr,

Vergam u corpo, firmes. para deanle.

 Cavando o chao, iinm g^'sto compassado.

 Em Im.'vcs lioras D lral»allii) ('• lindd.

 E apos, a lunna li'sla. rrsoliita,

 Goza a vicloria da leliz laluila,

 Conlandu historias, palcslrando c rindo.

 Nolire cxempio dr amor c (If virtudes

 Esse anxilio rec-iproco revela.

 Gnardae essa licao hunrosa e bella

 One receljemos ile-ses Iminens rudes.

          AN-I'ONK) FARIA — (Senra Patriotica.)
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                       UMA HISTORIA
     Subamos uma escada tosca, insignificante. Estamos em-

cima dum'estabulo, numa das capitaes do mundo civilizado.
     Quern rnora nesse logar?
     Um vendedorzinho de jornaes. Vive alegre, a trabalhar,

correndo daqui e dali, annunciando pelas ruas a sua mercadoria.
     Foi sempre assim a sua vida? Nao. Tratou de aprender

a encadernar livros, e .durante sete annos trabalhava nessa arle.
     Um dia chama^lhe a attencao- uma pagina sobre a eleclri-

cidade.
     E' preciso conhecer o artigo todo; elle nao tern mais so-

cego. Ie, rele, decora afinal!
     Arranja urn vidro, uma cacarola velha e alguns oulros pc-

quenos objectos, e comeca suas experiencias.
     Adeantara algurna coisa o que fez e refez, architectando

maravilhas?
     Um freguez da casa anima-o a ouvir as conferencias dum

sabio.
     E o rapaz, enthusiasmado, vae, escuta attento, toma nota de

tudo. Resolve mandar ao proprio conferencista o resume do
que ouvira e compreendera.

     Quern pintara a alegria, o arrebatamento, apos a hesitagao,
e uma quasi incredulidade do rapaz, tendo nas maos um bi-
Ihete do sabio convidando-o a apresentar-se no dia seguinte no
gabinete particular de sua residencia?

     Abandona a officina para tomar-se ajudante-servente.
Limpa instrumentos, transporta-os para a sala de livros.

     E como segue, curioso e attento, os trabalhos do mestre!
     Estuda, experimenta, e consegue corn paciencia realizar o

seu ideal.
     Um dia, o vendedorzinho de jornaes, o habitante do andar

superior dum eslabulo, e convidado para falar perante a "Socie-
dade Philosophica."

     Torna-se o facto uma maravilha e ha quern repita: "E'
o maior philosopho que o mundo conhece!"

     Dirao, agora: "Qual! . . . isso nao e real! . . ."
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     Nao, criancas, e real, rnuito verdadeira, a rninha historia.
     Esse pequeno nasceu, ern 1791, vindo a fallecer em

1867.   E' o celebre philosopho inglez chamado Miguel
Faraday.

     0 sabio, que Ihe serviu de mestre, foi Humphy' Davy, que
ao Ihe perguntarem: — "Qua-1 e, mestre, sua rnaior desco-
berta?" — respondia sorrindo: — "E' Miguel Faraday."

              PADRE DIOGO FELJ6

Lutando, pertinaz, corn denodo e bravura,
Merce do proprio esforco e impavida energia,
Foi que Feijo galgou, corn rara galhardia,
De chefe regencial a honrosa investidura.

0 estadista de escol, de grande envergadura,
Dando a Patria o melhor de esforco e de valia, '
Bern forte e una a fez contra o horror da anarchia,
Por toda parte a impor sua austera figura.

De humilde condicao, modesto elle nasceu,
E so por seu valor a bem alto ascendeu,
A golpes duma ferrea, energica vontade!

Delle seja-nos sempre a memoria querida!
Grande sempre ha de ser quern sempre foi em vida
Bello exempio de fe, civismo e probidade!

S. Sebastiao.
LAFAYETTE PEREIRA.
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                      0 BOM ATIRADOR
   .  Certo rapaz gabava-se de ser bom atirador. Quer fosse

 corn arco, quer fosse corn funda, pedra ou mesmo espingarda,
 ninguem como elle para atirar! Passava o dia todo fazendo
 pontaria. Mesmo a hora das refeicoes, sentado a mesa, pu-
 nha-se a atirar imaginariamente o relogio, o gato, as moscas
 as paredes, ernfim, tudo o que via.

     No jardirn de sua casa um passarinho fizera o ninho
 e nelle criava cinco lindos filhotes. Tantas bocas, sernpre es-
 cancaradas, a espera de alimento, davam-lhe bastante trabalho.
 De sol a sol voava, aqui e all, pelos campos, mattas e estradas,
 a procura de insectos e sementes para a sua prole faminta.

     E quanta comida aquelles cinco entezinhos nao consu-
miam!

     0 mais fraquinho nao podia reclamar tao alto como os
 irmaos, mas era o primeiro a receber o seu quinhao.

     Uma manha, quando o passaro acabava de erguer'um bi-
chinho e de&cansava pousado no muro, o bom atirador viu-o
e. . . ja se sabe. . . fez-lhe'pontaria e. . . acertou.

     0 infeliz passarinho ficou bem machucado e soffria bas-
 tante. Corn muito custo conseguiu arrastar-se ate junto a ar-
vore onde estava o seu ninho. Nao poude, porem chegar a este,
pois tinha uma aza partida.

     Comecou, entao, a piar e os pequenos respondiam cada
vez mais alto, pois tinham muita fome. E elle nao podia appro-
ximar-se do ninho, nem ao menos explicar o que Ihe acontecera!

     Quando ouviu a voz fraca do filho menor, fez um esforco
supremo para se erguer, mas. . . debalde! .

     0 dia todo ficou ali o pobre passaro; o dia todo ficaram
sem comer os filhotinhos.

     Quando elle chilreava, os filhotes respondiam; e quando
estes chilreavam, era elle quern respondia. Mas acontecia ouvir
os passes do bom atirador, e ficava bem quetinho junto a arvore.

     Sua voz foi-se tornando cada vez mais fraca, ate que os fi-
Ihinhos nao a ouviam mais; elle, entretanto, ainda os ouvia.

     Durante a noite morreu, e de manha la estava hirto e frio,
os olhos vidrados e voltados para o ninho onde os filhotes mor-
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riam de fome.
     Mas, nao morreram .logo. 0 cansaco os adormecera para a

fome logo os acordar. Gritaram, gritaram para adormecer de

novo.
     Vein a noite e corn el'la o frio. Acharam muila falta do

seio materno e. . . antes do raiar do dia morriam, um a um.
     0 menor, bem no fundo do ninho, protegido pelos imaos

resistira ao frio, e de manha ergueu a cabeca e escancarou o
biquinho amarello, a espera de bichinhos.

     Mas nao havia quern os trouxesse e . .. rnorreu tarnbem,

de bico aberto e vasio!

     0 bom atirador matara seis passarinhos corn um so tiro:

— a mae e os cinco filhotes.
      Acham voces que elle devia orgulhar-se de saber atirar

 bem?
      Conhecem voces algum bom atiradar? Si conhecem, con-

 tern-lhe esta historia e vejarn si elle trata de corrigir-se.

                       A SOCIEDADE
     Voces conhecem a historia do "Cego e o Paralytico?"

     Erarn dois infelizes. Urn tinha pernas, rnas nao possuia
olhos: podia andar, rnas sern ver o carninho; o outro tinha olhos,
rnas Ihe faltavam as pernas: via o caminho, mas nao andava . ..

     Uniram-se, associararn-se. 0 cego tornou sobre os hom-
bros o paralytico e este dirigia os passes do primeiro.

     Somos todos, rnais ou rnenos, cegos e paralyticos. Nao

podemos fazer tudo sosinhos.
     A vida e uma troca de servigos que nos preslamos mutua-

mente. Os pequenos precisam dos maiores; os velhos necessi-

tam dos mocos, e reciprocamente.
     Um individuo isolado nao pode fazer quasi nada; pode

muito, faz muitissimo, unindo seu esforco ans esforQos de outrem.
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                 m ORANDE BRASILEIRO

     Meu caros alurnnos, corno voces derarn rnuito bem a licao
de Botanica, vou-lhes contar a historia dum paulista illustre,
que se dedicou ao estudo das plantas e conquistou um logar
saliente entre os sabios.

     Chamava-se elle Joaquirn Correa de Mello; nasceu em
Itu, no anno de 1816.

     Bern jovem ainda, perdera o pae, e sem recursos para con-
tinuar os estudos, mudou-se para Campinas, onde foi praticar
numa pharmacia.

     Conseguiu de tal modo a estima do patrao, que este o man-
dou para o Rio, onde Correa de Mello fez o curso de ph,ar-
macia. De regresso, tornou-se socio do seu patrao e, corn o
tempo, proprietario do estabelecimento e conhecidissimo pelo
nome de Joaquimzinho da Botica.

     Nada de extraordinario nisso, nao e assim?
     Pois, attentem bem: Correa de Mello nao deixou de estu-

dar e os seus trabalhos, as suas observacoes interessantes cha-
maram_ a attencao de todos os centres scientificos do Velho
Mundo.

     De que modo?
     Correspondendo-se assiduamenie corn todas as corporacoes

do mundo scientifico, as quaes enviava os resultados de suas
pesquizas e investigacoes.

     Um dia, D. Pedro II, que era o imperador do Brasil. es-
tava examinando, corn muita attencao, uns quadros-retratos de
celebridades, l-lalB"Linne,an Society," em Londres, da qual era
socio.

     Ahi encontrou o retrato .. . imaginem . . . de quern? De Cor-
rea de Mello.

     D. Pedro II ignorava essa celebridade e foi preciso que
um sabio inglez Ihe fizesse entao a biographia do nosso patricio.

     D. Pedro nao se esqueceu do occorrido, e foi assirn que
urn dia o Joaquimzinho da Botica recebeu a visita do ex-irnpe-
rador do Brasil, que fez questao de sua arnizade.

     A uma natural rnodestia, Correa de Mello alliava urna bon-
dade, urn carinho profundo pelas criancas doentes.
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     Quantas lagrimas de maes elle nao estancou! Quantos sorri-
sos infantis elle nao desabrochou!

     Morreu em 20 de dezembro de 1877, deixando seu nome
aureolado pelo amor ao trabalho, pela dedicacao ao estudo, pela
caridade para corn seus semelhantes.

              IMAOEM DO BRAS1L
              (CLASSE PRINCIPIANTE)

         Bandeira rniiAa
         De encantos mil,
         I'magem linda

       • Do meu Brasi'l!

                       Quando te vejo,
                       Bandeira amada,
                       Graciosamente
                       Assim hasteada,

         A m-im parece
         Que, mui subtil,
         Esse teu vulto '
         Me diz: — Brasil!

                       Entao, eu levo
                       Ao coracao,
                       Cheio de .amor,^
                       A minha mao,

         E a minha boca,
         Inda infantil,
         Fala bem alto:
         Viva o Brasil!

Pindamonhangaba, 9 — 925.
B. REZENDE.
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vivo de interesse; e pela lei da sympathia, os alurnnos compar-  J
tilharn do enthusiasrno, e professor e alurnno se assocaam no  |
ardor do interesse; e assirn ficarn garantidas a inteira attencao  |
e a plena actividade, que caracterizarn o rnais alto grau de habi-  ^
lidade pedagogica. Bastaria so isto para recornpensar o esforoo
do professor. Vale por todas as regras geraes ernpregadas para
se con&eguir attencao e interesse. 0 professor que nao faz um
tal estudo, forcosamente continuara a ser o escravo, em vez de

tornar-se o artista inspirado.                       '            -i

     Um tal prepare da licao individual e o unico meio seguro
de desenvolvimento em habilidade e conhecimentos profissio-
naes. E' facil e .commum lermos sem proveito, livros pedago-  •
gicos; as ideas ahi apresentadas nao se tornam parte da vida ,
concreta do ensino. Por muito- que nos vangloriemos do nosso  ;
 estudo de psychologia, elle pouco tern auxiliado o professor.  ^
 A psychologia e lida e depois collocada na estante, co.mo.si
 nada tivesse que ver corn o assumpto em questao. Ora, um
 preparo como aquelle em que aqui insistimos, forcana o pro- [
 fessor a sentir em cada acto do ensino, que a psychologia e „
 a propria alma desse ensino. No prepare de toda licao, a psy-
 chologia precisa estar sempre a mao.  Os processes mentaes, •i
 constituindo a licao especial que se vae dar, devem ser deli- '
 neados, classificados e organizados.  A psychologia de cada ]
 licao deve-se fazer sentir. Isto resolve o problema de interessar |
 o professor em psychologia.                               .    ;

      Que esta e a unica approximacao segura a pedagogia real |
 e essencia-1, ve-se pelo seguinte: Supponhamos que um profes- ^
 sor delin'eie o processo mental para a aprendizagem, digamos, j
 do substantive; e depois outro do adjective, e assim per deante j|

 toda a materia, assignalando em todos os casos os valores. edu- i
 cativos. Nesse ponto, o professor que reflicta em tudo que foi |

,feito, e generalize na, pedagogia da .grammatica, todos os pro. . |
 cessos e valores. Este methodo nao supplantaria as nossas pa- ^

 lestras geraes sobre rnethodos para o ensino de grarnmatica? ^
 Que este trabalho seja feito em todas as materias; e entao es- ^
 tara o professor preparado para construir uma verdadeira scien-.^
 cia da educagao, baseada numa experiencia concreta. Nao ha-^
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imli'ii iiifin |>i'ln imal isle |ii>ss;i s("'r Inlii.   l)rsa|.)|iatwiTia ;i
nolaila (•oiilradiccao riiirr a^ Ix'llas •,liss^rl;n;ries -iolire ediicacaii
c ;! |)ralira iiii[»"rlcil.i.   \ srieiicici (•diir;iliv;i Icriii mtac innti
^i^nil ir;n;;io rc.d: ;io |I:I---D ijiir ;i aftr srria csliinn l;id;i (- gui;»d:!
i)('];i riiiisciciici;i dii lei iiiiivci'Siil.   0 profe'-srr, |»()i'l;inl». ([lie
am!)i<'iut)ii rr<'s('('r cm liicoriii r aric |)edagogir.i. deve comec'ar
fom ;i an.il\M' da lirao inilividnal anic si, c. |)(ir 11111,1 st'-ric d"
ob-'tM'vat^'H-s r ^ciK'i'a li/.srors riiidadi)^Li''. (•••lalti'lerrr Iris <a:!a
vr/' inai^ ricviiila-, ali'' ijiir rlieu;!!!' a inna •'cifin'ia alla.nicnic
organi/ada. Nao <'• <'slr 11 iiiclliddo s<'icnlil ico c. porlanto. 11
(•orrecio'.''   i-li; rDiivrrlcr'a n li-ahalliii i|iiulii!iain) <ia s.il,! il^
ania iiuni eslndn sy^-lcmalK'd ilc [)i'»lag<)!j:ia; ao [»a-so (jiie ge-
ralmenie damos ania r dLi liidi). c (Icpois. nas boras vagaa, fstu-
ilaino^ al^iiin livrn '-olirc 11 riisini). ri)iii]; ^i lo-;?-e a'-sinn;)l<> sr-
pafatlo. 0 Iraiialiic a^sini ICim ('- Itoni; ma'. qnantu ni,ais pro-
ficuo na(i si-ria. si cada lifao levasse o pri.ilcssor a assim (a/cr
j»ela iirccssidaiir dc |n'iirlrar n;i |ir(i|>ria liran'.'1
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     JOGO DE "BASE-BALL"

      DIAGRAMMA DO CAMPO

              ® "CATCHER"

             /Bs CASA FINAL

PRIMEIRA CASA ® ® TERCEIRA CASA

® "SHORT-STOP"

CAMPO D1RE1TO

SEGLNDA CASA

CAMPO CENTRO

CAMPO ESQUERDO

     0 "Base-Ball" e invariavelmente jogado por dois "Learns'

cornpostos de 9 jogadores cada urn. Estes sao:

     "Catcher."
     "Pitcher."
     Guarda da Prirneira Casa.
     Guarda da Segunda Casa.                       '-
     Guarda da Terceira Casa.
     "Short-stop."
     Guarda do Campo Esquerdo.
     Guarda do Ca'rnpo Direito.
     Guarda do Campo Centro.
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                   NOMENCL.\TUKA DO JOGO

      ''C\TCli!-:l;' — 0 jogadiir ijiie a])anha |>or delraz do Bate-

 dor as 1'i'ilas ,:iliradas pi'lo ''Pilcber."

      "PlTCli[':ii" — 0 ([iii• alii-a a Ix'da ao '••Catcher'" i)ara ser

 Ijalida |)c'!o Balcdor.

      PlilMEiRA (;\SA — 0 priinciri) ponli» a s("'r percorricio pelo

 Bak'dor.

      :••')•:»; l; •su A CASA — 0 seginulo |)unlu a ser pem)rrido pelo

 Batedor.

      J KKCKIRA CASA — 0 Irrrciro |)iinlo a ser |jcrc'orrido pelo

 Batcdur.

      (.ASA !-''I|\AI. -- 0 ullHiio |t(tiilo a s?r pprrorriflo pelo

 Balfdur.

      CAMI'O PROl'lilc — \ area romprrciidida ]«))• ilna-; linlias

 ivrliis parlimlo da Casa I''inal c [(assaiidn r"S)J<-rlivam<:'nlc pela

 rrimcira r I crcci fa (..isa, conio csia ini1i;'a'lo no dia^ramina

 [i(>r i!uas linlia- |>i)iuua<!;!'.

      (.:\Ml'it l)!i{!.;i-n» — \ |»arlr ilo Campi) Pro|)riu, fora da

i|iiaili,:i, ijiii I'ira ;i (In-ii;! <!(» Halcdor on "Calc'licr."

      CAMI'C (;|.:^1'!;() -- A |»arlr (ii; Camp.) Prupriu. {\'»'a da

(iiiaiira. i)iir i'ira alt'a./ •la. Scgnnda C.asa.

      (.:A«P<» !';son.'i;!)() -- \ paric (io C:aiii)K) F)l•^»|)l•iu, t'ora cia

i|uadra. ijiir I ica a »-ijurr<la <lc I^alcdor on "Catclier."

      ^)l ADHA-- A paric <l<j (;am|>o ["roijrio, compreendida entre

ijiialri) lml;as rrclas Iracaila" ilf iiina ra.sa a oulra.

      "il\'l' — Cajadi) usaflo par;! Idatrr l»6las.

      "Siion'r-s-ror ' — 0 jogailor quo fk'a rollocado cntre a

^eyuiida c 'rrrrcira Casa, -.cndo (|ue jxir c'sle punio geraimenLe

pa-:-a o inaii)r iin:ncr(i dc bolas rasleiras batidas pelo Batedor.

      BATK!>OI; — 0 jogador (|iic sc colloca coin o cajado on

''bal  nas .inaos junio a Casa Final, para baler as bolas alira-

das pelo "Pilclicr."

      L'saremos lainlx'in esle k'nno para dislinguir um jogador

do learn que sc aclia ao "l»al," du Jugador do team que se acha

no campo.
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      FORA — Chama-sc um fi'ira catia vcz qnu um Balcdor e

poslo fi'ira do (oml>;'.[c ilm-anic o pri-cm-so ilas casas oil n;i trn-

taiiva (jiie o m^nr.i i'izer para baler a bnla. Da-s;' tam1)em

quando a bula <'• l)ali<la para o ar pcli) Balcdor <• apanliada por

qualqiit'r dos advi-r-arios antes qm" a iiK^rna lo<|iic no cliao.

      Conri)DA COMPLETA — Pfi'cui'sn <!(.• todas as casas, dc uma

so currida.

      PEliCliKSO C(nn'U^T<» — Pcrrnr.-o iSc luilas as casas. tu-

niando uma, duas on Ires iic (.'ada vr-/.

      BOLA NLILLA — ISola alirada [»flo "Pitriii'r" ao "'•Caldicr,"

 fazendu um Irajerli) <-;inirarii) ao i-tri.'srrilo [»cl<» rcgularncnto

 do joyo.

       BOLA BOA — Toila l»«')la lix'ada |>rlo "l)al" do Baie'lor lie

 modo a can- no Canipo S^rDi)!'!!).

       BULA VOLVVIT. — "FIv"     i^''!;i !>:il"rla para o ar, a

 grandc allura.

       l''ii!i!iiaiili) liin i!-i- "n'J.'ns"" sc arii:! inilorailo no '•a;tii»i),

            '                          •i       i •               h. i     ^^ nas posicocs maivadas p(ir uii'. (•irriilo., in> ilia^i,:iii!'na. o   Iram
 advi i-s;.r;() ]K!I(. ;; iinla. i-:n i'-: <'-'<l;i r;.; il-'- ir"-'' j'^ii!-^'' i>"r

 !,ii;i \.:;: se roi iii\' jiinii' a '^i-a Tinal r !i;;]<- a li^la aiir:i:i:i [ir^

 "•I'iidicr." Qnaiiil;) '•-'r aiiri a lii'r'a i>ar;i i> '"C:i5r',ir!',   o l5a-

  In!,:- i'.'vc k';rk! i!,- i;'i iii.iiirir.! i'si:' '•'•\''' <'^;i ''r'itr'i •'.' t .•!:.;"»

  p,-.,i-fi;) fnins iitiiiii's s'-iao iii'li^'lii)- n- (!;.;;-,••J!l.!:':s I.;-;.'   ;;'! ;-'•-

  pi»iii!:ailas. Cliama-s- In':!,,' hon a <;iir <-^- iLiiir.i (h.-s,.. hinil^

  (Ie;)..':: i!(- li.'.id.i )>>•'!) P:!;;-^!:-.   l'^;.-. ;"! '>.••.•••..';- ^r k-;'r ••

  !)ol;i <• ji;1^aii<li)-;' b(«i, corn'r.i i'.!!';' ;> I'ri.rc^'-t (':i-a '•".!<• dc-

  vcra rSn'^ar aiiirs i\n'- (;;!:'l:;ii!'r (!..••; i;:^;'!'-:; ;':.i- •!!•;• -.' a. :,;,^i iM

  cafiip^ :'|>aiilie .! l"'ila r a aiiir ,ii> ;/;i.'r":' 'ia rr'ir.-ira i .;i -a.   *-'!.
                                                                  !               '  eiilrflanio, a !)i'>!;! l^r a!'i<-tn.'--:i.'ia l.'.o I'.i!;.':'' 'iii<' i>' a'l'.^r <i.rr..'-

  filiiiem i-.-niiossiliiiiladr' <!r ap;i;i!!.'I-a ciii li-inpo n.ira :iti!':i!-a

  ao guarila da Prm-it-ira Cas;i. n ilal<';i<'!'. si liver IcinjM), ira al6

  a Se"-nnda oi] Torcrira (;asa, on iii(^in» al)'1 a (.;asa Final, o que

  raras vezes sc da.  Os ]i(irlc-ani<Tl"anns il.'io a isso o iinmc de

  "IIome-riin," ma.s poden'mos cliamal-u dc Corrida Compicla.

  E' prerisu nao coiiriindirem Corriila (^>nii>lcla cirni ('.Drrula Or-

  dinaria on Pcn'iirsu Cninplclo. pois j primt'ira ila-sc sninrnte
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 quando o Batedor consegue percorrer todas as casas antes que
 o jogo recomece para o B,atedor seguinte, ou diremos, de uma ca-
jadad,a. Si, no percurso que o Batedor fizer a Primeira Casa,
 depots de bater a bola, um jogador qualquer do "team" adver-
 sario apanhar a mesma e atiral-a ao guarda da Primeira Casa,
 e este conseguir apanhal-a antes que o Batedor chegue aquella
casa, sera contado um fora, e o Batedor e posto fora de corn-
 bate, isto e, perde o direito de continuar o seu percurso.
 0 guarda, porem, na occasiao de pegar a bola deve achar-se
em contacto corn a casa, o que geralmente se faz collocando um
ou ambos os pes sobre a mesma. Si o guarda estiver distante
 da Primeira Casa, depois de apanhar a bola, elle deve correr
corn esta na mao e tocar corn o pe sobre aquella casa antes que
 o Batedor la chegue.

     0 Batedor nao sendo posto fora, conservar-se-a na Pri-
meira Casa e o jogo recomecara para o seguinte Batedor.
0 Batedor que acaba de tomar a Primeira Casa, continuara o
seu percurso as casas restantes, cada vez que a occasiao o per-
mittir, mas o percurso entre uma e outra casa e quasi impossi-
vel quando a bola se acha nas maos de qualquer jogador do
campo, pois de qualquer dos pontos onde os mesmos se acham
collocados a bola pode ser arremessada ao respectivo guarda
muito antes que o Batedor em percurso consiga chegar a casa.
0 Batedor deve, portanto, para tomar a casa proxima, esperar
uma occasiao em que a bola esteja longe do alcance de qual-
quer dos adversarios. Estas occasioes geralmente se offerecem
quando a bola e batida para o ar em direccao que a permitta
cair no Campo Proprio, o que se da tambem quando as bolas
sao rasteiras ou batidas no ar de tal maneira que vao parar no
Campo Proprio muito alem dos tres guardas do campo; offere-
•cem tambecn boa opportunidade para se fazer o percurso das
•casas, as bolas nullas .ou "strikes," que passam o "Catcher"
sem que este as consiga apanhar.

     Cada casa nao pode ser occupada por mais dum Batedor.
     Para por fora um Batedor na Segunda ou Terceira Casa,

e necessario que o adversario toque corn a bola em qualquer
parte do seu corpo, salvo si um outro Batedor tomar posse da
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Primeira Casa. Nesse caso, o Tatedor sera posto fora na Se-
gunda Casa da mesma forma que na Primeira. 0 mesmo se
da na Terceira Casa quando, no acto do Batedor correr da Se-
gunda a Terceira Casa, a Primeira e Segunda ficam occupadas
por outros Batedores.

     Cada vez que urn Batedor faz urn percurso completo, isto
e, percorre todas as casas ate a Casa Final, sern ser posto fora,
marca-se um ponto para o "team" a que pertence.

     Chama-se "Team" do "Bat" o que esta batendo a bola,
e "Team" do Campo o que se acha collocado no campo.

     Quando o "Team" do Campo consegue fazer tres foras
contra o "Team" do "Bat," este cplloca-se no campo emquanto
 que aquelle entra para o "Bat" e os seus jogadores fazem entao
 o papel de Batedores. .

     Considera-se o jogo comecado cada vez que a bola se acha
 na mao do "Pitcher" e este recebe ordem do "Referee" para

 comecar.
      Considera-se o jogo recomecado cada vez que a bola volta

 para as maos do "Pitcher" depois do ultimo Batedor ser posto
 fora ou conseguir toimar urna das casas.

      0 "Pitcher" deve atir,ar a bola ao "Catcher" de tal ma-
 neira que ella passe sobre a Casa Final a urna altura correspon-
 dente a altura de qualquer ponto entre o queixo e os joelhos
 do Batedor. Sendo assim jogada, a bola e considerada boa,
 mas desviando-se perceptivelmente desse curso, e considerada
 nulla si o Batedor nao fizer tentativa para batel-a. Si o Batedor
 fizer essa tentativa, a bola sera considerada boa, embora o seu
 trajecto nao siga o prescrito pelo regulamento.

      Chama-se ^Foul-ball" toda ,a bola que sendo batida, ou
 mesmo levemente tocada pelo "bat" do Batedor, nao caia no
 Campo Proprio.

      Chama-se bola nulla, como ja mencionamos acima, toda
 bola atirada pelo "Pitcher" ao "Catcher," que se desvie do curso
 prescrito pelo regulamento; isso no caso do Batedor nao fazer
 tentativa para batel-a. 0 Batedor pode bater a bola nulla a
 seu talante e uma vez que elle consiga batel-a de modo que caia
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no Campo Proprio, a bola que seria nulla torna-se agora uma bola
boa. Da mesma forma, si o Batedor fizer tentativa para bater
uma bola nulla, esta sera considerada boa e um "strike" sera
contado contra o Batedor.

     Cada bola boa atirada pelo "Pitcher" ao "Catcher," e nao
tocnada em consideracao pelo Batedor, ou cada tentativa que
este fizer para bater uma bola qualquer que seja, e considerada
um "strike" contra o mesmo.

     Tres "strikes" constituem um fora.
     Quatro bolas nullas dao direito ao Batedor de tomar a

Prirneira Casa.
     Si a bola, depois de ser batida, for apanhada por qualquer

jogador do carnpo, em qualquer ponto que se ache, antes que
a mesma toque no chao, sera isso considerado um fora; mesmo
quando a bola toque de leve sobre o "bat" do Batedor, e seja
apanhada em seguida pelo "Catcher" ou qualquer outro joga-
dor do campo, considerate tambem um fora.

     Si no acto do Batedor fazer o terceiro "strike" o "Catcher"
apanhar a bola antes de tocar no chao, contar-se-a tambem um
fora.

     0 Batedor nao tern direito de fazer o percurso de uma
casa a outra depois de feito urn "Foul-ball," e caso elle tenha
comecado a correr antes de saber que a bola era "foul," de-
vera entao voltar a casa de onde sahiu e tocal-a corn o pe afim
de desfazer a corrida illicita que ia effectuar. 0 effeito do
"Foul-ball" cessa no momento em que a bola chegue as maos
do "Pitcher." 0 jogo entao recomecara e 0 Batedor ou Batedo-
res que se acharem nas casas ficarao pronnptos para a primeira
opportunidade de correr para a casa proxima.

     Os "teams" que disputam um "match" de "Base-Ball"
entrarao alternativarnente para o "Bat" emquanto que o outro
joga no campo. Como ficou dito acima, depots de tres foras
o team" do campo entra para o "Bat" e o "team" do "Bat"
colloca-se no dampo.

     Cada uma dessas alternacoes chama-se "inning", isto e;
durante cada "inning" cada um dos "teams" por sua vez entra
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para o "Bat" e joga no campo. 0 jogo de "Base-Ball" e ge-
ralmente cornposto de 9 "innings." Isto quer dizer que cada
um dos "teams" entra nove vezes para o "Bat."

     E' considerado vencedor o "team" que fizer maior numero
de pontos nesses 9 "innings," isto e: o maior nurnero de per-
cursos completos. Si, porem, a'mbos os "teams" tiverem o
mesmo numero de pontos, continuar-se-a o jogo, addicionando-
se um ou mais "innings" ate que um dos "teams" tenha rnaio-
ria de pontos.



         <(;ALEKIA NAOONAL

(LMTIHiA l'Ai;A AS <:LAS.SI':S AltEANTADAS)

      A liisloria da musira brasilcira rcgista o nome dc Alberto
Ncpomiicrni) rd'iiio 11111 (ios <jiic mclllur a serviram e mais alto
a hunraram.

      0 graniln arlisia, cnjos j)ormas inusicacs sol) motives
nossiis, atlingf-in a uma cicvada significacao e cm cujn obra
ficou i-"splaii(lcrt'ii(lo nnia das mais puras glorias da nossa
ai-lc, de'aj)i)arL'ci.'n aiiida nn pirna priniavera do espirito. Faz
cinco annos.

     Coinnu'inoraii<]o o aimivcrsario da sna merle, nao poderia-
mos dcixar csqncrido o noinc di; quern foi urn traba]!ia..Ior in-
cansavel c um ardc-nic paladino.
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      Alberto Nepomuceno, o creador inspirado das operas
 "Abul" e "Artemis", e o aulor inconfundivel duma infinidade
 de composiQoes cheias de fre&cor, anirnadas de vida, enleiada?
 de sonho. Dentre ellas, mister e que se destaque, pelo fundo
 nacionalista, pelo muito que e nosso, a "Serie Brasileira."
 Ahi soube o rnestre arnado surprehender a alma, a paizagern,
 a tradicao da linda terra brasileira que e, digamos corn ufama,

'o ultimo orgulho da raca latina.
      Logo no inicio da sua carreira, infante ainda, Ihe accenara

 promissoramente o exito incornparavel que obteve ern Panz,
 corn a opera "Electra." La, em meio estranho, poderia ter rea-
  lizado, si Ihe sobrasse ambicao e egoismo, uma carreira de suc-
  cesses magnificos, de exaltacao continua e de glorias incon-

  testaveis.
      Mas preferiu voltar para Brasil. Paiz nenhum, por grande

  e rico, vale a terra onde nascemos. A sua fe patriotica era
  immensa. Nepornuceno trazia viva, na mente e no coracao, a
  imagem commovida da Patria, que elle tanto soubera amar e
  louvar em canticos duma suave belleza e elevada inspiracao.

       Os ataques, os apodos daquelles que nem siquer tinham a
  devida lealdade para reconhecer no artista excellente, as qua-
  lidades superiores que o elevavam acima do piano commum,
  serviarn para o rnestre de incentive. E, cavalheiro convicto da
  arte, intentava novos trabalhos, surprehendia-se em novas lutas
  e novos enthusiasmos, entre os que, bem intencionados, punham
  um sorriso de esperanca nos pianos e na accao do fundador da
  Sociedade de Concertos Populares e do Centra Artistico Bra-
  sileiro, do esforcado director do Institute Nacional de Musica.
  Foi a este Institute, colmeia de artistas, que dera Alberto Ne-
  pomuceno o melhor da sua intelligencia e da sua vontade, tor-
  nando-o o centro de cultura musical mais afamado do paiz.
  Nelle tern vingado as mais bellas realizacoes da nossa arte.

       Bastaria, para distinguir o notavel maestro, relembrar a
  resistencia, a energia, a tenacidade corn que procurou, em meio
  quasi hostil, realizar uma obra de alevantado patriotismo,
  pugnando pela musica brasileira e prmcipalmente pela intro-
  ducsao da letra portugueza nas composicoes musicaes. Soube

••%



REVISTA ESCOLAR89

corn brilho refular o erro generalizado dos que snstenlavain
que a nossa lingua "se nao prestava" a ser posta em musica.

     Os versos de Goncalves Dias, Raymundo Con-pa, Olavo
Bilac-. Guimaraes Passos e Coelho Netto, tecen-os de lal ma-
neira, ir'manando-os e integrando-os no nosso sentir, que musica
e poesia se fundiram num todo unu e indivisivel.

     Si o esforcu do arlista deixou muitas vezes de dar re-iul-
tados hnrnediatos, hoje a sua ubra alii esta como um dos mar-
cos de ouro do progresso ja realizado pela musica brasileira.
Quer dizer que a semenie lancada a terra germinara a seu
tempo, erguendo, para gloria nossa e para exempio aos que
vierem, clieios de t'e e vonlade, a opulencia e o esplendor

da seara.
     All)erto Nepomuceno, grande mestre patricio, forma ao

lado de Carlos Gomes, Francisco Manuel, Leopoldo Miguez,
 Henrique Oswald, Villa-Lobos — esle sen discipulo — f ou-
tros que souberam erguer o seu labor a altura de inspirar bel-
 leza e de nos incutir amor e admiracao.

     0 seu nome, como o daquelles, deve ser sempre lemiirado
corn orgulho, citado corn fervorosa sympathia, por nos, devotados
que somos da vida que elles viveram, de trabalho constructive
 e de recalado orgulho em pro! da nossa grandeza e do nosso

 renorne.



PAGINA DA CRIANCA

               EXERCICIOS DE RACIOCINIO

     — Eu quero um chapeo-modelo.
     — Eu so comprarei um vestido-modelo.
     — Meu sapato tambem sera modelo.
     — Ja que apreciam tanto os modelos, vou offerecer-Ihes

um, minhas filhas.
     Meu rnodelo e silencioso, discrete, paciente.
     Vou contar-lhes suas virtudes e funccoes, dignas de

imitacao.
     Elle mora em todas as casas, onde e visto quotidianamente.

Todos o conhecem, mas. . . quantos o consideram? Nao sei. . .
     Meu rnodelo trabalha e ninguem Ihe diz: — obrigado.
     Trabalha, e quando termina o service, esconde-se logo aos

olhares de todos, como si 'nada merecesse. E hoje, como ama-
nha, e depois, e sempre, se mostrara na hora do trabalho dia-
rio, corn a mesma docilidade, a mesma actividade.

     Trabalha sernpre, e nesse trabalho continuo vae se gas-
tando lentamente ate a ultima fibra do seu ser. Chega, final-
mente, um momento ern que, desprezado, vae para a rua.

     Que bellas virtudes possue o meu modelo!   Trabalha,
gasta-se, occulta-se e desapparece esquecido.

     Imital-o e bem difficil.
     Meu querido modelo e o auxiliar indispensavel de toda

famiha. Faz reinar a limpeza, e a ilimpeza e a ordem; e a
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ordern e o bem-estar; e o bem-estar e a alegria, e a virtude; e
a virtude e o ceo, o paraizo.

     Meu modelo e o criado docil, dedicado, que se adapta a
todas as maos, dobra-se a todas as exigencias.

     Naos maos duma crianca estouvada, como nas duma boa
dona de casa, men modelo se conserva sempre o mesmo, caimo, la-
borioso, funccionando sempre. Si descansam, elle des;'ansa;
ai querem o seu auxilio, elle immediatamente se apresenta.
Esta sempre ao alcance de todos, sem perturbar a ninguem.

     Que me dizern desse curioso rnodelo?

     Ainda nao o conhecern?

     Olhern que nao e difficil conhecel-o!. . .

     E' urn conjunto de liastes finas, colhidas aqui e ali, seccas
ao sol, pacientemente reunidas talvez pelas maos tremulas
dalgurn anciao.

     Nao vao cacoar do rneu rnodelo!

     Procurern-n-o e o encontrarao nalgum logar, immovel, si-
lencioso, docil, a espera que Ihe pecam algum servico e. . .
uma licao.

     Acharam ja o meu modelo?

**

     Sou a soberana dum vasto reino de opala, todo cravejado

de brilhantes.

     Sobre as cabecinhas das gentis criancas envio uma torrente
de luz pallida e suave; envolvo a terra num veo de prata; argento
a oria das ondas; inspiro os poetas; protejo os felizes namo-

rados.

     Mudo sempre de pliysionomia.
     Ora mostro as criangas o meu rosto todo inundado de

luz e cheio de belleza; ora Ihes apresento apenas o men perfil
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e outras vezes so um arco de luz. Companheira inseparavel
da noite e da madrugada, convido tudo ao descanso e sou tarn-
bem boa conselheira. Velo o somno innocente e tranquillo dos
petizes que cedo se deitarn para corn o raiar do dia se erguerem,
e alegres correrem a escola.

     So tenho um grande e poderoso inimigo, e quando o
vejo nao mais rnostro do meu reino de opala e brilhantes, a
rninha face alva e bella as queridas criancinhas.



E

   (LETRA DA ML'SICA ANNEXA)

Corno poucas rnelodiosa,

Nossa orchestra e bem famosa.

Quern a ouvir da vez primeira,

Quer onvil-a a vida inleira.

Tem originalidade:

Quein negar falta a verdadc.

Nao e buria ou maroteira

Proclamal-o, ni'm asnfira:

 Basta vt'-r que o instrnmental

 Vein l;i do Taquaral.

 Conm nos inda nao vistes. . .

 No canudo soinos trisies! . . .

HONORATO FAUSTINO.
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          LIVROS, REV1STAS ETC.

SUPREMACIA E DECADENCIA DO FUTEBOL PAULISTA

     Adepto fervoroso da cultura physica entre nos, o Sr. Leo-
poldo Sant'Anna acaba de contribuir para o desenvolvi'rnento
da mesrna corn o seu 'livro — Supremacia e Decadencia do Fu-
tebol Paulista.

     E' esta uma obra na qual palpita a alrna dum sincere
sportman e vibra a intellectualidade robusta durn escritor de

raca,
     Nella o autor estuda, corn carinho, o evoluir do foot-ball

paulista ern todos os sens detalhes, desde o seu inicio ate hoje,
fornecendo-nos copiosos subsidies para ulteriores pesquiz,as so-
bre o assumpto.

     0 livro esta dividido em duas partes distinctas, qual
dellas a melhor pela sua clareza.

     Na primeira, sob o titulo — A supremacia — o autor de-
monstra corn dados insophismaveis a superioridade, hegemonia
 e prioridade do foot-ball em S. Paulo.

     Na segunda parte — A decadencia —. o Sr. Leopoldo
 Sam'Anna trata, corn elevacao de espirito, das causas dessa
 decadencia.

     Em ambos os capitulos, o sense analytico do autor se evi-
 dencia corn toda irnparcialidade; seu espirito critico paira alto,
 sobranceiro as apreciacoes atrabiliarias e contraproducentes,
 para serenarnente, cahnamente, produzir urna obra utilissirna,
 na accepcao lata do termo.

     Supremacia e Decadencia do Futebol Paulista prova, do
 principio ao fim, o que acabamos de affirmar; e, portanto, um
 precioso 'livro no genero e deve ser lido por todos aquelles que
 se interessam pela nossa cultur,a physica.

      Gratos pelo exemplar que nos foi enviado.

                              *                                         .                              **
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         0 MESTRE, A ESCOLA E 0 ENSINO
     Corn este tilulo, a Exrna. Sra. D. Adelina A. Cyrillo de

Castro, acaba de publicar suas Licoes de Ps'Ychologia, Pedago-
gia e Methodologia, professadas na extincta escola normal pri-
maria da Capital.

     Embora a autora modestamente classifique o seu livro,
dando-lhe o caracler de apontamenlos, e elle, pela clareza da
exposicao, ordem e methodo obscrvados nos assumptos, uma
obra de grande utilidade aos que se iSeilicam ao ensino da in-
fancia e princ'ipalmente aquelles que se preparam para o ma-
gisterio.

     Qualquer das tres paries de que a obra se c,omp6e e tra-
tada corn o cuidado pedagogico exigido nos trabalhos dessa natu-
reza: as licoes, bem synthetizadas, de molde a serpm provei-
tosamente assimiladas pelos esLudanles da materia.

     A' autora, esta Kedaccao agradece ,;i gentilpza. da offerta.
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     Corn <» appaivcinifnii) »lo V!I.;I,O(;KAPH(>, do Rev.'"0 P.'' Lucas,
realizou-se, portanto, com pleno succ'esso poslumo, nm do.s gran-
des sonhos do immortal amor do Gudi'aiiy.

     Carlos Gomes nao teve a satisfaccao d^' ver posto em reali-
dade o sell ideal: mas o d;'sliiio gnardou <» sen mais ardente
anhelo e reservou a uni l)rasileii'(i a gloria dessa de.scoberta.

     E' mister, [iorf''m. ijiic 0 MELO(.KAT'HO appareca; saia do
campo d.as experieiicias ja virlrriosas e cobertas de indiscutivel
exito. para o commcrcio. nil para os gabinetes dos maestros e cul-
tores da divina artc df ! f-rdi. ilc Massenet p de Ricardo Wagiier.



DIRECTORIA GERAL DA INSTRUGCAO PUBLIGA

      A Secretaria do Interior communicou a da Fazenda, por
officio n. 267, de 16 de setembro do corrente anno, que foram
dispensados os seguintes ,auxiliares de inspeccao:

      Joviniano Pinto, Araras.
       Jose Maria da Silveira, Areias.
       Daniel Verano Pontes, Avare.
       D. Anna Yllyria de Sampaio Luz, Anhemby.
      Joao Baptista Leme, Annapolis.
      Jose Maria de Avila, Ariranha (Areia Branca.)
      Mariano Augusto PorteIIa, Angatuba.
       Elzira Camargo, Aracariguama.
       Decio Teixeira da Fonseca, Assis (Candido Motta.)
       Leao Alvares Lobo, Assis.
       O'dilon Correa, Araraquara.
       Affonso Ribeiro Persicano, Amparo (Monte Alegre.) •
       Gumereindo C. A. Moraes, Albuquerque Lins.
       Bruno Volet, Ariranha.
       Arman'do Ognibene, Barra Bonita.
       Benedicto Tondella, Batataes.
       Olegario de M'oura, Bom Successo.
       Francisco Castro Ramos, Braganca.
       Paulo Antunes, Botucatu.
       Raul Ro'drigues de Camargo, Brodowsky.
       Gabriel Pelicciotti, Bariry.
       Henrique A. Ribeiro, Brotas.
       Americo Virgilio dos Santos, Bananal.
       Norberto de Almeida, Botucatu.
       Joao Leite Camargo, Bebedouro.
       Luiz Castanho de Almeida, Bauru.
       Lamartine Teixeira Coimbra, Bica de Pedra.
       Francisco Cocaro, Caconde.
       Alberto J. Oliveira, Cajuru.
       Joao de Arruda, Capao Bonito,
       Luiz, Grellet, Capivary.
       Luiz Ribeiro de Carvalho, Cruzeiro.
       Alcides Nascimento, Campinas (Arraial dos Souzas.)
       Vicente Ferreira Bueno, Carripinas (Reboucas.)
       Quintino Scares, Campo Largo.
       Orlando Simonetti, Caraguatatuba.
       Octaeilio Villela, Campinas (Cabras.)
       Domingos Visioli, Campinas (Nova Odessa.)
       Americo Belluomini, Campinas (Vallinhos.)

i,     Domingos Goncalves Filho, Campos Novos.
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Francisco Carlos Machado, Campinas (Cidade.)
Licinio Alves Cruz, Conchas.
Jose Barreto, Cotia.
Paulino Muniz Filho, Campinas (Santa Cruz.)
Jose Roberto M. F. Sobrinho, E. Santo do Turve.
Odorico Albuquerque, Fartura.
'Luiz Jose Dias, Faxina.
Octavio Almeida Bueno, Franca.
Antonio F Ramalho, Guararema.
Altino Jose de Oliveira, Guarullios.
Luiz de Souza, Guariba.
Pedro Leme Brisolla Sobrinho, Ipaussu.
Antonio Azevedo Castilho, Itapolis.
Francisco Alves Mourao, Itatiba.
Joao Daiuto, Igarapava.
 Firmino Teixeira, Itu.
 Gabriel Pinto de Faria, Itabera.
Joao Pedro Nascimento, Itaporanga (Taquary.)
Joao Baptista Leite, Itanhaem.
 Antonio Azevedo Marques, Itatinga.
 Sebastiao Faria Zimbres, Ibira.
 Evarista Ortiz de Azevedo, Igarata. .
Luiz G. Oliveira Costa, Jaboticabal.
 Getulio Nogueira de Sa, Jundiahy.
 Joaquim Antonio La'deira, Jundiahy.
 Joaquim Braga de Paula, Jacarehy.
 Ruy Monteiro, Jatahy.
 Silvino Xisto dos Santos, Lagoinha.
 Odilon de Barros Freitas, Laranjal.
 Fernando Vianna, Leme.
 Francisco Prudente de Aquino, Lorena.
 Vicente dos Santos, Limeira (Cordeiro.)
 Ottilio de Toledo, Mogy-mirim (Conchal.)
 Walfredo de Andrade Fogaca, (Mattao.)
 Antonio S. da Silva, Mogy-mirim (Posses.)
 Lazaro Goncalves Teixeira, Monte Mor (Elias Fausto.)
 Augusto Manoel da Silva, Mogy-mirim (Jaguary.)
 Gabriel Costabile, Mogy-mirim.
 Joao Tobias de Oliveira, M'onte-Mor.
 Sylvio da Costa Neves, Mineiros.
 Victor Lamparelli, Maracahy.
 Jose Nogueira de Barros, Mirasol.
 Joaquim Sant'Anna Netto, Natividade.
 Antonio Damante, Nazareth.
 Jose Santoro, Orlandia.
 Eloy de Lacerda, Pilar.
 Jose Vieira Vaz, Pinheiros.
 Luiz de Castro Pinto, Piquete.
 Francisco Galvao Freitas, Patrocinio do Sapucahy.
 Mario Marques de Oliveira, Pedreira.    «.
 Roque Correa da Silva, Piraju.
 Quintiliano Jose Sitrangulo, Pindamonhangaba.
 Benedicto Moraes Camargo, Porto Feliz.
 Oscar ~ Fernandes, Pitangueiras.
 jo&e Scaramelli, Pereiras.
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        30.° Araras—Joviniano Pinto, director do grupo escolar local.   •~S

        31.° Ribeirao Bonito — Antonio Godofredo Leinster, director d»;.®
 grupo escolar local.                                                       :'S

        31.° Boa Esperanca—Antonio de Mello, director do gruoo escolar'^
 local,                                                                   -yj

        32." Bariry — Gabriel Peliciotti, director do grupo escolar local. ^S

        33.° Itapolis—Antonio de Azevedo Castilho, director do grupo cs-51
 coiar local.                                                              • ^

        33.° Taquaritinga—Joao Teixeira de Lara, director do grupo escolar'H
 local.                                                            '         3H

       34.° Brotas — Henrique Antonio Ribeiro, director do grupo escolar'li

 Ipcal.                                             .                       ~vjs

        34.° Pederneiras — Heitor Lisboa, director do grupo escolar local ;"iS
        37;1' Novo Horizonte—Joao Pires Barbosa, director do grupo es. -IS

 colar local.                                                                 '<a|
       30.° Leme — Fernando Vianna, director do grupo escolar local.      H

                                  4.° ZONA                                        .3

 grupo eTcZTo'cT6 prudente-^0 Mi£uel ^ Amaral, director d. |

       49.° Sao Manoel — Antonio Esperanca de Oliveira, director do grupo %

       49.° Lencoes — Henrique Rachetti, director do grupo escolar local    3
       40.° Agudos—Paulo Ribeiro Netto, director do grupo escolar local '-if
       40° Parnahyba—Antonio Olegario dos Santos Cardoso Filho wo'- %

 tessor e director das escolas reunidas locaes.                         '      'Si,
       42.° Angatuba — Mariano Augusto Portella, director do grupo escolar ••||

 J'OCS.1.                                                                                                         ~^
       42.° Capao Bonito—Mario Gemignani, director substitute c adjunto ^

 d'o grupo escolar local.            .                                  •     •;|
       41.° Guarehy — Antonio Martins Coelho, director das escolas reuni- ^

 das locaes.                                                                 -^
       42.° Sao Miguel — Arthur das Chagas Monteiro, professor das es- I

 oolas reumdas locaes.                                                    gg
       42.'- Sarapuhy—- Antonio Dias Minhoto Junior, professor da escola I

urbana masculina local,                                                    -g
       45.° Itatinga — Antonio de Azevedo Marques, director do grupo 3

escolar local.                                                               V
       45.° Itahy — Aristides Walter Prado, director das escolas reunidas "S

locaes.                                                                         ;3
       41.^ Porto Feliz—Benedicto de Moraes Camargo, director do grupo '^

escolar local.                                                               ^
       41.° Tatuhy — Nicanor de Paula Arruda, auxiliar do director do crupo :!

escolar local.                                                                H
       44. Conchas — Licjnio Alves Cruz, director do grupo escolar local.   ^1

       44. Laranjal—Odilon Barros Jreitas, director do grupo escolar local.- 3
       44. Pereiras — Jose ScaramellT, director do grupo escolar local.       "^
      43. Ribeira — Antonio da Silva Mello, director do grupo escolar local. %
       39. Cotia—Jose Barreto, professor da eseola masculina urbana local •^
      43. Capoeiras — Pedro Argemiro Dias, professor da escola maseu^ S

Iina urbana 1'ocal.                                                         -^
       39.° Juquery — Virginia Quaglio, professora da eseola da estacao ' -'3

de Juquery.                                                                   '"§s.
                                                                             ".'^





    SKCR-ETARIA DO INTERIOR   |

                 ' ACTOS DIVERSOS             |

    Na representacao em que diversos directores de grupos- '(

escolares pedem o pagamento da gratificac.ao "'pro labore.'"  •|
por desdobramento, foi dado o seguinte despacho:            ,|

     "Nao precede ,a reclamacao dos Srs. directores de gru-  |
pos-escolares, quer quanto a data em que •lhes deviam ser   |
pagos os vencimentos da tabella que aaompanhou o decreto   |
n. 3858, do corrente anno, quer quanto a gratificacao pelo   s
desdobramento.                                                 s

     A obrigatoriedade das leis, decretos e regulamentos, ema-   :|
nados dos poderes competentes do Estado, comeca trinta dias   ^
depois da publicacao de taes actos no "Diario Official,"   ;
salvo determinacao em contrario: lei n. 58, de 18 de agosto   '
de 1892, art. I."

     Esse e o preceito ou dispositive que regula a obriga-
toriedade da lei, que nao encerra disposicao expressa, mdi-
eando outra data ou prazo. E o decreto n. 3858, deste anno,
ficou subordin,ado a essa regra geral, menos quanto aos as-
sumptos regidos pelos arts. 100 e 101.

     E' verdade que o primeiro delles manda applicar aos
funccionarios da Directoria Geral da Instruccao Publica, por-
que sao meramente administrativos, o art. 80, sens paragra-
phos 1, 2 e 3, do decreto n. 6855, de 4 de junlio ultimo, e
que esse paragrapho 3 determina que os vencimentos da ta-
bella e a gratificacao "pro labore" sejam pagos a confcar 'de
I." de Janeiro do corrente anno. de accordo corn o que foi dis-
posto para os funccionarios da Secretaria da Fazenda, no de- ' '
creto n. 3839, de 17 de abril ultimo.

     E' egualmente verdade que o art. 101 do citado decreto  i
n. 3858, dispoe que os "funccionarios dos estabelecimentos •|
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 de ensino, cujos vencimentos nao estiverem determinados nas
 tabellas annexas," bem como os professores de jardim de in-
 fancia, e dos differenles estabelecimentos e escolas de ensino
 pnmario, urbano ou rural, "terao os seus vencimentos acres-
 cidos de 25r/(, a contar de I." de julho proximo findo."

     Entretanto, essas disposicoes — de caracter especial —
 nao aproveitam aos reclamantes, nao so po-rque seus venci-
mentos constam da tabella annexa n. 3, como principalmente
 porque .,as providencias nella contidas nao se applicam aos
demais assumptos regulados no decreto 3.858, sendo a esse

respeito expresso e claro o art. 4." do Codigo Civil, quando
determina "que a disposicao especial nao revoga a geral, si-
nao quando a ella on ao seu assumpto se referir, alterando-a,
explicita ou implicitamente.''

     A proqedencia especial dos artigos citados, 100 e 101,
nao pode ser extensiva a outra relacao de direito, nem se ge-
jieralizar aos demais assumptos regulados no decreto n. 3.858.

     0 artigo I." da citada lei n. 56, de 1892, soffreu assim, na
especie,- modificacao parcial, restricta a materia e aos fun-
ccionarios incluidos nesses dois artigps 100 e 101, mas conti-
nua vigente, ,a regularizar u obrigatoriedade do decreto n.
3.858, em tudo que nao se .compreende "na determinacao
em contrario/" cxpressa nesses dois mencionados artigos.

     Nao procede egualmente a n-'clamacao na parte relativa
au "pro-labore" por desdol)i-amento, pois que, segundo a lei
vigente, os directores de grupos percehem vencimentos de
accordo corn a categoria do grupo, e, esta e determinada'pelo
numero de classes e nao pelo numero de boras de funcciona-
mento. E nos grupos que funccionam em dois periodos o des-
dobramento contribue Kubstancialmente para a constituicao
da categoria, concorre como factor elementar desta.

     Em taes condicoes, o desdobramento nao pode ter dapla
funccao remunerada contribuindo como factor elemental- na
contmuacao da categoria como caiisadora do augmento de ven-
cimentos, correspondente ao numero de classes, como consta da
tabella respectiva, determinando ao mesmo tempo, gratificacao
por um trabalho que a lei ja remiinei-a, mediante a classifica-
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cao em categorias, fundada exclusivamente em numero de -|
classes.                                                      '':.

     A forma da remuneracao, assim prevista e regulada no -
citado decreto n. 3.858, pela letr,a oomo pelo espirito de sua'
disposicoes, excluiu peremptoriamente gratificacao aos dire'
ctores de grupos pelo trabalho decorrente de desdobramento em
dots periodos: todo o trabalho de" direccao, em um e outro •
periodo esta compreendido na remuneracao correspondente a
respectiva categoria, que justamente por isso foi augmentada.

    . Esse foi o pensamento do Governo, expresso na reforma, e
inspirado na preoccupacao de encontrar processo mais equita-
tivo de remuneracao, como tambem de satisfazer justo reclamo
de directores de grupos da Capital, generalizando aos directo-
res de outros grupos.

     Na realidade, os directores dos grupos-escolares desta Ca-
pital representaram ao Govemo pedindo a incorporacao do
"'pro-labore" aos vencimentos, que eram os mesmos, quer di-
rigissem estabelecimento de 8 ou de 50 classes. Esse pedido
foi satisfeito mediante a classificacao dos grupos em categb-
rias, e corn os vencimentos oorrespondentes a c,ada um, e devi-
damente augmentados. E por esse processo remuneraiorio, os
directores de grupos de menor numero de classes obtiveram
mais do que pediram, porque em vez de 460$000 de vencimen-
tos e 100$000 de gratificagao por desdobramento, percebem
600$000 mensalmente de vencimentos.

     0 argumento tirado da situacao dos porteiros de grupos
nao apresenta ao caso dos reclamantes, porque a olassificacao
dos respectivos grupos em categorias nao attingiu os venci-
mentos desses funccionarios que nao tiveram qualquer au-
gmento. Nessas condigoes, deveriam oontinuar a perceber ven-
cimentos determin,ados pelo desdobramento, accrescidos dos
25% "pro-labore" de emergencia, como alias dispoe expres-
samente o art. 101 do citado decreto n. 3.858, deste anno."

     Eis o despacho exarado pelo Dr. Secretario do Interior,
na peticao do professor Candido Jose de Miranda, solicitando
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licenca corn inicio declarado: "0 supp.' nao tern direito a
licenca corn o inicio deolarado. Nos termos do art.'l.0 e lei n.
1521, de 1916, a licenca concedida pelo poder oompetente e,
salvo o caso de molestia ou gozo de ferias, o unico motive
pelo qual os funccionarios publicos de qualquer categoria po-
derao interromper o exercicio das funccoes do cargo. Em caso
de doenca, dispoe o paragrapho unico do mesmo artigo, o em-
pregado e obrigado a fazer a communicacao immediata, e a
impetrar a licenca dentro de -oito dias, improrogaveis. Ora,
nada disso foi feito pelo supp.,"" que a 14 do corrente requereu
a licenca especial do art. 19, a contar de 3 de agosto proximo
findo. A natureza especial da licenca nao o exime do cumpri-
mento ou observancia das citadas disposicoes legaes, porque
tal licenca depende de concessao, como e expresso, e conces-
sao que so agora e feita. Foi irregular, pois, o afastamento do
supp.,' e as autoridades escolares e .aos directores de reparti-
coes subordinadas a esta Secretaria dever-se-a recommendar a
observancia das citadas disposicoes legaes, para que se evi-
tem abuses futuros."

     Pelo Dr. Secretario do Interior foi dado o seguinte despa-
cho no requerimento da professora D. Francisca de Castro:
''Defiro o pedido, a vista das informacoes e attestado. Cumpre
assignalar, para instruccao das autoridades escolares e dos
interessados: 1.") que a informacao exigida pela lei quanto ao
facto material de "estar doente de cama," requisite essencial
para inicio declarado, deve ser dada em tempo habil, quando
e apresentado o necessario requerimento e mediante verificacao
pessoal da autoridade. Pela combinacao da disposicao do art. 16,
§ 2." e art 17, § I." — o tempo habil e a vespera do dia em que
deve iniciar o gozo da licenca. 2.°) — A autoridade escolar
nao pode nem deve se louvar na allegacao da parte ou
na attestacao medica, pois que a lei exige que ella veri-
fique o fa'cto e informe de accordo corn a verificagao
pessoal, tanto que determina que "no ca&o do professor
requerer licenca por estar de cama, devera declarar, na
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 peticao, o .local em que se acha, rua e numero da casa, sendo |
 que a falta dessa declaracao impedira ds tramites do requeri- |
 mento na Secretaria do Interior."        ,             .     -I

      A inobservancia das alludidas formalidades legaes impe- S
. dira assim a concessao do inicio declarado, pois que a lei e \

 clara, expressa, e a sua ignorancia nao pode ser allegada, e ';
 ainda que o seja nao sera attendida.

      A Directoria Geral da Instruccao Publica devera reno-
 var as recommend acoes anteriores sobre as penalidades legaee." ,

     No requerimento de licenca da professora D. Maria Izabel
da Silva, o Sr. Dr. Secretario do Interior exarou o seguinte
despacho:

     "A supplicante nao satisfez a exigencia relativa a ser a
unica pessoa que pode prestar assistencia a sua sogra, entre as
que estavam a isso obrigadas. 0 requerimento em que foi lan-
cado o despacho nesse sentido, nao foi devolvido pela autori-
dade escolar. Como tern sido decidido uniformemente, nao
basta allegar molestia em pessoa da familia para concessao de
licenca; cumpre provar os demais requisites para que se jus-
tifique o afastamento do professo'r primario. Satisfeita a exi-
gencia, volte a despacho.'"

            VENCIMENTOS DE SUBSTITUTOS

     Respondendo a uma consulta, a Secretaria do Interior
enviou a da Fazenda o seguinte officio: "Senhor Secretario.
Respondendo ao officio sob n. 636, de 11 de setembro findo,
communico a V. Exc.,11 .para os devidos fins, que, de accordo
corn o despacho deste Secretariadq, publicado no "Diario Offi-
cial" de 9 de novembro do anno passado, o substitute de pro-
fessor licenciado nos termos dos artigos 13, da 'lei n. 1710 e
19, da lei n. 1521, devera perceber vencimentos como si o
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substituido estivesse em gozo de licenca eominum (artigo 7.° e
§§, da lei n. 1521.) Assim, o substitute perqebera a gratifica-
cao, nos Ires primeiros mezes de substituicao; a gratificagao e a
quarta parte do ordenado, nos tres mezes seguintes; a gratifica-
cao e a metade do ordenado, de seis a nove mezes; e a gratifica-
cao e tres quartas partes do ordenado, de nove a doze mezes. 0
substitute de professor licenciado nos termos do artigo 13, §
unico, da lei n. 1710, percebera a gratificacao que o subtituido
deixa de receber. Tenho a honra de reiterar a V. Exc." os pro-
testos de minha alta consideracao. (a) Jose Manoel Lobo. A
S. Exc." o Sr. Dr. Mario Tavares, Secretario da Fazenda e do

Thesouro do Estado."

      0 SR DR. SECRETARIO DO INTERIOR INDEFERE OS PE-
            DIDOS DE PAGAMENTOS EM DOBRO FEITOS POR DI-
            RECTORES DE GRUPOS-ESCOLARES E OUTROS FUN-
            CCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DA INSTRUCCAO PU-

            BLICA.

    0 Sr. Dr. Jose Lobo, Secretario do Interior, proferiu o seguinte des-
pacho, relativamente aos pedidos de pagamento em dobro, feitos por dire-
ctores de grupos-escolares e por outros funccionarios administrativos
da Instruc(:ao Publica:

    "0 artigo 43, do decreto n. 3.858, de 11 de junho do corrente anno,
foi inspirado na imprescindivel necessidade de assegurar de m'odo _ mais
efficaz, a continuidade do processor primario na classe por elle regida.

    Facto e, praticam.ente verificado por acurada observa<;ao de peda-
gogistas, que dessa continuidade de exercicio de um mesmo professor
na classe por •este regida, depende em grande parte a efficiencia do en-
sino, pois que ella .garante — corn a efiectividade de tirocmio ~ o des-
envolvimento de aptidoes pedagogicas, em proveito da iunc(;ao de mestre,
e ao mesmo tempo subordina o alumno a unidade da orientacao e de me-
thodo, o que redunda em beneficio da instruccao.

     E' obvio que uma tal necessidade se manifesta de modo mais pre-
mente em relaeao ao professor preliminar ou primario, cuias funccoes
complexas e delicadas pelos aspectos psychologioo, mtellectual, moral em
summa e notadamente psychologico, que tern de considerar e attender, ob-
 jectivam seres no periodo inicial da formai;ao mental e moral, cujos ae-
 feitos, aptidoes, tendencias, voca(;oes e outros elementos oonstitutivos da
 individualidade e do caracter de cada um delles, cumpre estudar, apurar
 e acompanhar para os effeitos de cuidados e remedios apropriados.

     Por outro lado, e tambem indispensavel assegurar em tao delicado
 quao interessante periodo da vida, a convivencia escolar do alumno corn
 o professor, que gera e alimenta a estima, confianoa e respeito, que fa-
 cilitam a sujei(;aio intellectual e moral a disciplina, assegurando em seus
 benefioos effeitos, suave, insensivel, mas continua e effectivamente, a
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                                                                      I
     Na Consohdacao notam-se, desde logo, omissoes e de ficiencias aue ^

 as outras duas citadas leis procuram corrigir            eniciencias, que ^
 nrep^fin161";,)-1521'/8 1916' que ^^ a concessao-de licen?a aos em- 1
 pregados publicos de qualquer categoria, inclusive inferiores e pracas ^a ^
 t-orca Publica, firmou como regras imperativas:                 v^^ ud ^

     a) que_a licen^a concedida pelo poder competente e o unioo. motivo 'I
 p ao funcc•o"ano, lnter''o"^Pe^ o exercicio do. cargo, salvo gozo de ferias •|
 mente T de^ J ' sendo que esta devera ser ^"""""icada immediata- -|
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    fcssa lei visou assim unicamente o professor preliminar, pelo apreco •<
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de assegurar mais efficazmente essa continuidade, resalta, corn mais cla° M
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combmados corn as do parag. 2.° do art. 16.                  paragrapnos ^
deriTnt^r^^®' 0 ^ i17 dispoe que n€nhum P^sor preliminar po- •t
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claracao dp director, si se tratar de adjunto de grupo e daauTrid^e ee -M
colar municipal, si de professor de escola isolada          autondade es- ^g
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