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    Sendo o objective da presente seccdo tratar, dum modo
geral e succinto, de assumptos directamente relaclonados
corn a didactica infantil, e obvio ndo poderem estes ser en-
carados sob os differentes aspectos que a conlroversia de
doiitrinas e opinioes costuma apresentar. Dahi a necessi-

dade de synthetizal-os nos limites dum eclectismo pratico,
apenas desenvolvendo-os de conformidade corn as expe-
riencias e processes que melhores resultados tenham pro-
duzido.

     Baseado neste criterio, varnos falar duma materia,
alias simples, mas que nein por isso deixa de entrar no

curso primarlo como relevante factor na cultura da Lin-
s'uagem. Alem do mais, sua propria simplicidade e digna
de consider'acdo, porquanto pode dar ori^em a um empi-
rismo inconsciente no ensino, que, entao, por sua vez, se
tornard negativo. Referimo-nos ao DITADO nas classes
primarias. Este exercicio, quando effectuado sem o neces-
sario methodo, e sobre inutil, assaz prejudicial, ao passo
que, obedecendo aos preceitos a elle inherentes, se torna
um excellente auxiliar na aprendizagem do idioma.

     Tratemos, pois, de assignalar as se^uintes normas cu-
jos resultados praticos de ha muito as vem consagrando^
com.o as mais proficuas no ensinamento da discya'ha'!'~em'•
questdo.                                   ^^ •   "^
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      ESCOLHA DO TRECHO. — Desnecessario e dizer que,
 seja qual for o assumpto, elle deve primeiramente apresen-
 tar uma linguagem pura, escorreita de vicios ou de erros
 grammaticaes; em segundo logar, o trecho escolhido pre-
 cisa estar a altura da mentalidade da classe a que for des-
 tinado; finalmente, sempre que possivel for, ha de abr an-

 ger, em poucos paragraphos, um trabalho complete e,
 alem disto, capaz de despertar interesse e gosto a crianca.

      LEITLJRA DO TRECHO. — Esta parte prellminar deve
 ser realizada pelo professor, em voz clara e corn vagar, de
modo a serein observados ndo so os signaes diacriticos

como os de pontuacdo.

     ANALYSE DO TRECHO. — Feita a leitura acima, resta
ainda ao mestre repetU-a, inter rompendo-a nos pontos para

os quaes elle julgar necessario solicitor a attencdo da
 classe era sobre a graphia de certos vocabulos, ora sobre a

pontuacdo de sentencas etc., etc.

    •DITADO DO TRECHO. — Dados esses passos iniciaes,
comeca o DITADO propriamente dito, em que o professor
a f rente de seus alumnos, sempre corn voz clara e alia, ird

a pouco e pouco, reproduzlndo o trecho, tendo de novo o
cuidado de sobre elle ir chamando a attencdo dos estudan-

tes, como o fez anterior mente. Porque o DITADO nao pre-
tende do alumno um trabalho perfeito, isento de erros;
deve dirigil-o para esse fim, por meio duma orientacao
previa e segura.

     CORREC(;AO DO TRECHO. — Eis um ponto importante
a considerar nas aulas de DITADO nos cursos primaries.
Um dos processes mais em voga e a troca de trabalhos

entre os alumnos, para que uns corrijam os erros de outros.
Quer-nos parecer esse exercicio uma pura perda de tempo,

porquanto o que para um alumno estiver errado, pode
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eslar certo, e "vice-versa." Cumpre attender que a crianca
precisa, em primeiro logar, preoccupar-se corn os seus pro-
prios erros, corn aquelles que Ihe sao mais habituaes, tel-os

sempre em vista, para conseguir corrigir-se; desfarte os
resultados dahi provenientes serao na realidade bons, ef-
ficazes.

     Deixando de analysar outros processes empregados

na correcrdo do DITADO, assignalaremos aqiii um, que
pelos seus resultados comprovadamente satisfactorios, at-
tinge o fim desejado, corn a vantagem ainda de ser expe-
dite. Consiste elle em o professor reproduzir o trecho, no

quadro-negro, para que o aliimno por sua vez o confronts.

corn o sen trabalho no caderno e corrija-o, elle mesmo, aos
poucos, corn o maxima cuidado.

     Bern sabemos que o presente trabalho nenhuma nova

contribuicdo vem trazer aos veteranos na arte de ensinar;

entretanto, como algo de valor elle representa aos que a
iniciam, nao vacillamos em registral-o nestas columnas.
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LICOES PRATiCAS

            L1NGUAGEM

SEWENCAS; SliJElTO E PKEDICADO

      Feliz e a rifisse ciijo professor i-nnsegne firmar
  o iilil duma innm'ira nfSrndnvel.

     Alumno.— (Ollumdo o di-senlio no qiiadro-iiearu, em ciija
figura nada deve estar escrilu.) Vamos It'r aula de Botanica?

     Professor.—Nao. Vamos [(-r aula (If Una;ua^m.
     4—Ma!-. o seiihor desenhou ])lantas!
     P.—E' verdade, e voce ja vac s;iber punjiic. Vejatiio-

iima coisa: as plantas sao lod;»s duin so tamaiilio'^
     A.—Capax! Algumas san muito graiidfs, (Hilni^ l)cm pe-

quenas.
     P. — Pois assim sao as senlencas. H,a senten(,;as longas e

outras curtas. (Pede exemplos.)
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      A- — Mas, que tern as sentencas que ver corn as plantas?
      P. — Oucam. Seria muito monotone si os vegetaes fossem

 todos dum so tamanho. Tambem seria monotono ouvir alguem

 usar so sentencas curtas, ou entao somente sentencas longas.
 Em tudo a variedade e agradavel.

      A. — Ah ... agora ja estou compreendendo! . . .
  '. ^ P- — Todas ,as plantas tern a mesma uulidade, foram

 creadas para o mesmo fim?
      A. — Algumas fornecem tuberculos utilizados na alimen-

 f^gao.
      A.—Outras, fibras para tecidos.-
      A. — Outras, madeiras para construccao.
      P. — Muito bem ... As sentencas tambem tern. usos varies.

' Algumas fazem perguntas . . . De-me, Alvaro, uma sentenca

 que perg'unte.
      A. — Que horas sao?
      P. — Escreva-a no quadro-negro.
      A. — Prompto, professor.
      P. — Essas sentences que perguntam e que sempre termi-

 nam corn ponto de interrogacao, chamam-se sentencas interro-
 gativas. (Varies exemplos.)

     Outraa sentencas enunciam, contam, relatam os factos . . .
 Conte-me alguma coisa, numa so sentenca.

      A. — Eu gosto de estudar.
     P. — Escreva-a no quadro-negro.
     A. — Prompto, professor,                          .s
     P- — Essas senlencas acabam sempre corn ponto final, e

chamam-se sentencas declarativas. (Varies exemplos.)
     Outras. sentencas ha que denotam enthusiasmo, admiracao.

Diga-me alguma coisa, corn enthusiasmo, Julio.
     A.—Viva o Brasil!
     P- — Escreva essa senlenca no quadro-negro.
     A. — Eil-a, aqui.
     P- — Essas sentengas sao chamadas sentencas admirativas

ou exclamativas e levam sempre ponto de admiracao.
     Ainda ha as sentencas que ordenam, que m,andam, e sao

sentenQas imperativas. De um exempio, Pedro.
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       •4. — \'a. nepressH.

       P. — Aindc) ha as que revelam desejo na realizac-ao dum

 facto e que sao chamadas optaf.ivns. exempio: Tomara que

 chova!

       Mas. vollemos a nossa Bol;mic;i. Que paries conhece voce

 numa pluiita?

       A. - A raiz. o caule, as (ollms. . .

      P.    Toda planta tern r;m. N(I seiitem';), a raiz, a |)arte

 prnicipal. diam.H-se sujeito; e o rrsto da senteii<;a chama-se

 predicado.

      Umd ))orc-;'io de plai)l;is 1111111 jardim lormam o <iue
 Mario?                                                       1  '

      A. — LJni c'anteiro.

      P. — Na liiigiiageni. iinici reiiniao de senlencas rcprfsenta

 um p(irayaplio. No.s, a(|iii ID <]iiadi-(i-negro, nao lemos |)ara-

 graphos; temos .ipenas senleiic'.cis simples »• isoladas.

      E' faci] ver a rai/ diiina plania?

      A. - - Esia quasi sempr^ ^mliaixo da terr.ii.

      '•--tar;i vel-a, conlicfd-a, o ([(|P ^ |)reciso?

      •4. — Arrancar a plant;!.

      P. - Para se conliecer a rai/ da sciiteii(;a, o su/eilo, e pre-

 ciso tamhem tU-ranral-a, coin (inm pergunla.

      Vejamos ;i seiitenca d(-cl,;ir;itiv;), <|IK- ;iind;i esta no <|uadro-

 negro.  Leia. Manoel.

      A. - En {fosto de esludar.

      P. - Para sc conheccr (|u;i| e o sujeilo. ijerguiita-se: Quern

gosta de estudar?

      A respost;) sera o sujeUo.

      A- — - Entao, eu e o su/eito.

      P.—Justarnente. (Muitos e varicidos exemplos ate I'innar

hem a nocao de sujeito.) Aa raizes das planlas serao eguaes?

      A.—Sao l»eni differenlcs.

      A.- Algumas plantas tern unici so raiz, um hulbo Ix.m

grande.

     A.—Out^s tern mais duma raix, eguaes n,a importanc'ia

     -4.—0ulras tern uma nny. grande donde :.saem outras

menores.
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     P. — As raizes das sentencas — os sujeitbs tambem variam
de estructura: as vezes, o sujeito e um so; as vezes, ha diversos
sujeitos egualmente importantes; e outras vezes, ha uma parte
do sujeito que e mais importante, tendo radiculas que a com-
pletam.

     A. — Esta e como a raiz perpendicular.
     P. — (Fara muitos exercicios corn sujeitos das tres especies,,

sem mencionar, a principio, o nome e escrevera no quadro-
negro o que segue.)

     1) Arthur estuda leitura, arithmetica, linguagem e geogra-
phia.

     2) Carlos, Maria e Jayme brincam.
     3) Eu tenho fome.
     4) As duas boas meninas querem bolas e bonecas.

     P.—Qual e o sujeito da I.'1 sentenca?
     A. — (Depois de ler e fazer a pergunta.) E' Arthur.

     P. — Escreva, entao, o sujeito na raiz da planta do 1.°
desenho.

     A. —- (Escreve.) Arthur.
     P. — Qual e o sujeito da 2." sentenca?
     A.— (Depois de ler.) E' Carlos, Maria e Jay me.
     P. -- Escreva, entao, esse sujeito no 2.° desenho.

     A.-.— (Escreve.) Carlos, Maria e fay me.
     P. — Qual e o sujeito da A" sentenca?
     A. — (Depois de ler.) 0 sujeito e eu.

     P. — Colloque-o no 3." desenho. Esse sujeito e parecido
corn o outro que ja vimos?

     ^.--E' egual ao 1.°

     P. — Leia agora a 4." sentenca, para me dizer qua! e o
sujeito.

     A.—0 sujeito e: As duas boas meninas.
     P. — Qual e a parte mais importante desse sujeito?
     A. — E' meninas.

.    P. — Essa palavra entao ira para a parte mais importante
da r,aiz.

     ^.—Par,a a raiz principal?
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      P. - -- Exactamente. As oiitras palavras irao |)ara as raizes

sec'undarias.

      A. — As, duns c boas?

      P. — Sim. . . Ja t-studamos as r,ai/es - - os sujeitos. Tudo u

que esta fora da lerra (canles e lollias) constitue o predicado,

que estudaremos outro dia.

      (Este e.vercicio pode ser I'ariado. dando-se excmpios para

que o.-i idunnios formem seftlencas aproprindas.)

    AR1THMETICA

DIVISAO DE FIMCCOKS

                   ^n ,4rithiitflicii prcrisiinum iimis iln jirntirn do
             fine lie {irrrdiw, muis lie exvrricios do t{iif> lie regrns.

                  I'HIH li^-flo ilf Arithnu'tirn ln'in diriyillfi. bem
             tiiiimmin, coisxpyiif' ».< fins nlnifjwins, ifimsfi <{IIP sem
             !hp<iriti.

      Professor. -   yiifin salf respiinder c'l seguinte pergunia:

si 20 laranjas lorem divididas cntrc 5 meninos, ijiidntas rece-

hera c;)dn 11111? Estou vendo quc todos del classe sahem. Res-

ponda, voce. Alltertu.

      Alumno. — E' muilo fac'ij. Cad.i inenino receliera 4 laran-

jas.

     P. — E si 40 laranjas f'orem divididas entff 4 meninos,

quantas recehefa cada um?

     A.   Cada um recel)era 10 laranjas.

     P.   TrinLa e cinco l;n-anjas repartidas enire 5 nieninos?

     A.   Sete laranjas a cada um.

     P. - Oito laranjas dividid,as por 8 meninos?

     A. - Lina laranja para cada um.

     P. - - Du,as laranjas entre 4 meninos?

     A.- Cada lirn recebera 24 on meia laranja.
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     P. — Meia laranja dividida entre 2 meninos, quanto dara
 para cada um?

     A. — 1/4.

     (Os primeiros dez minutos deverao ser gast.os em exercicios

 ordes, facets como os precedentes.)
     P. — Ate agora, que temos estado fazendo corn as laranjas?
     A. —Repartindo-as, dividindo-as.

     P. — Va ao quadro-negro, Julio, fazer o signal de divisao.
     A. — (Faz o signal.) Prompto, professor.

     P. - - Vamos escrever, abreviadamente, as perguntas corn as
respostas que acabamos de achar. Repita, Jose, uma das per-
guntas que acabei de fazer.

     A. — Si 20 laranjas forem divididas entre 5 meninos,
qu,antas recebera cada menino?

     P. — Escreva isso no quadro-negro, mas, abreviadamente,
como eu disse.

     A.— (Escreve.) 20 — 5=?
     P. — Escreva, de novo, pondo a resposta.
     A.— (Escreve.) 20 — 5=4 laranja'g.

     P- — Agora, sao 2 laranjas que vamos dividir por 4 meni-
nos. Escreva, Joaquim.

     A. — (Escreve.) 2 — 4 == ?

     P.—(Mostrando duas laranjas divididas em quartos.)
Aqui estao as duas laranjas; divida-as entre 4 meninos.

     A.—.(Dividindo.) Cabem 2/4, ou 1/2 para cada um.

     P. — Que escreveu voce, emcima?
     A.—O 2.

     P. — Que representa o 2?
     A. — Sao as laranjas.

     P. — 0 dividendo, aquillo que vamos dividir, nao e ver-
dade?

     A. — E', professor.

     P. — E embaixo o que se escreve?
     A. — Os 4 meninos, o divisor. (Varies exemplos semelhan-

tes.)
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     P.—Muito bem. Temos aqui (mostrando) ci nu-lade duma

Laranja para dividir por 2 meninos. Reparia voce, Paulo.

Quanto recebera cada um?

     A. — Um quarto.

     P. — Escreva no quadro-iiegro.

     A. — ( Escreve.) 1 2 -:- 2 == I /4.

     P. - - (Mostrando.) Um lerc.o de inna laranja |jar;i dividir

por dois meninos.

     A. - - (Fazendo a divisao.) Dei 1 6.

     P. — Escreva.

     A. — (Escrevf.) I 3 — 2 —- I 6.

     (Varios ('xercicios analogos.)

     P. — Nao podemos sernpre andar coin as laranjas |jara

lazer os c'alculos: precisamos sal)pr (|iie coiua f;izer coin 1 2 para

dar I 4, roin 1 3 para dar 1 '6 etc.

     A. - - E' multiplicar.

     P.—Sim: roiiservar o dividendo c multipjicar o divisor.

     (Esta i.icdo sera seguidii por outras seinelhniites. menos

tempo sendo gaslo corn exercicios ornes, d.eixaiido-se mais

tempo para exercicios ninis difficeis.)

              INSTRUC^AO MORAL E C1V1CA

0 JURy, Sl'A IV1POKTANC1A. SliA OKOANIZA^AO E SUA NECESSinADE.

                     OEVKRES DOS Jt'RADOS

                         [(^onjiniiacdo)

     Professor.   Allc'ncao! Todos voces, na ultima aula, tica-

rani sabendo <\ue ».s crimiiiosos vao [jresus e depois vao a jury,

onde soffrerao iniici peiiii (|iie Hies e imposta, conforme o crinie

praticado, nao e assim?

     Alumno. — En muilas vezes leio nos jornaes que o jury

absolveu o reo. Que (jiit'r dizer isto, professor?
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      P. — Goslei da sua pergunta. Voce mostra que e attencioso
 e intelligente. Nem todos os reos que vao a jury sao condem-
 nados. Muitos sao absolmdos, isto e, nao soffrem pena alguma;
 sdem livres, como diz o povo.

      A. - Porque, professor?
      P. — Porque os juizes, que sao os represenlantes da socie-

 dade. acharam que elles nao eram culpados on entao, si comet-
 tRrani um crime, foi porque motives superiores e justos os obriga-'
 ram a pralical-o.

      A. -  E si o reo for absolvido sae da cadeia?
      P. — Sim, e posto logo em liberdade, salvo casos espe-

 c-iaes.
      A. — E sendo condemnado, quantos tempo ficara preso?
      P. - Conforme ;i natureza do crime praticado. Podera

 licar um, dois, tres mezes e mesmo muitos annos, nao podendo
 porem a pena ser maior de 30 annos.

      A. — E nao podera ser condemnado a morte?
      P. — Felizmente a pen;i de morte foi abolida no Brasil.

 Ella ainda existe nos E. Unidos, na Franca, Russia, Hespanha etc.
 Em nossa patria, coino ja Ihes disse, a pena maxima v de . . .
 Quern se lembra, diga.

      A.—- Trinia annos de prisao.
      P.—Muito bem. Vamos agora estudar o jury. Como ja

vinios, elle e um tribunal eminentemente popular. E' Formado por
hornens de preparo e probidade, escolhidos em todas a.s classes
sociaes, e que formam o corpo de jurados.

      A. - - Quantos sao os jurados?
     P. - - Em nosso Estado sao sete. Os seus trabalhos sao

pi't'sididos por uni juiz que os sorteia.
      ranto o promotor como o advogado do reo podem recusar

sele dentre os jurados que vao sendo sorteados.
     A. - - Porque recusam?
     P. - Porque muitas vezes os sorteados sao amigos, ini-

migos on parentes do reo, do promotor on do seu proprio advo-
gado.

     A. — Quando um homem pratica um crime vae logo ao
jury para ser julgado?
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     P.—Nao. Si o criminoso e preso em fiugrante. isto e, no
niomento eni que pralira o crime, vac para ;i cadei;) e a po-
licia entao abre inuuerito.

     A. -- Que quer dizer isso?
     P.--Ja Ihe respondo, nn'ii riirioso .tiniguiiiho. A policia

abre inquerito, isto e, iiidag,;>, pei-guiit;!. inquire, recolhe provas
para poder dci-'idir si o accusado ('• on nao criiiiinoso. Si acba!
quo o e, reinclte o pi'oresso ao juiz. EsLu rnmida o proccsso ;io
promotor. que ('• o rcprcseiihiiilf da juslica public;!, o qual d<--

nuiicia o crimiiioso.
      A.--V. si a polk'i.t iicliiir <|iif 11 |H't-so nao <'• critninosoY
      P. - - Mandara cifcliivar o in-oci'sso, [i<'ando assim ludo

afabadn. Apos a dciunn'i;) dn reo cotiiec-a o suniiiiario dp culi)a
peranie o promotoi- e o juiz, pudendo o ,;(Cfiisad() ai)resentar a
defesa qiif enteiide)-. (^oncluido o siimm;irio, si o jui/ acliar qur
o fpo <'• culpado, proiniin'ki-o., »• raso coiUrnfio. df-ipriiniinriii-o.

      A. - Sendo proiuincmdo D ri'-o, (jiir Ilic iiconlfcc?
      P.    Tera ({lie ser julgatio pclr jury.
      A. - E si for desproininciado?
      P.    Sera pnslo mi lilterdcidr si ('stiver i)!'!^^. F ic.cira

emfim o accusado absolvido da f;i)ta (|in' Ilic iinpulavani.
      A.- -Como e julgado 11111 criminoso?
      P.— 0 tril)iinal do jiirv, como ja vimos, ('• lonnado pelos

 sete jurados. pelo juiz (jue e o presideiile, proinolor, cscrivao e
 advogados. No dia do julgainenio D rei) cinn|),ar("c(" so on aconi-
 panhado de sen advogado.

      A. — E si elle nao u tiver?
      P. --- 0 juiz iioineia-llie um dcfciisor. pois 11 ri'-o n;1o pode

 firar sem defesa.
      Vores sao ainda menorcs e por isso nau podcm assislir as

 sessoes do jurv. Eu, porf'-m, vou ensinar-llies o sfii luncciona-
 mento. Depois de sorteados c escolbidos os jurados. o escrivao
 Ie o processo todu. Em seguida, o promotor procede a ,accusacao.
 i.siu e, affirma, baseado ein provas, (pie o reo »'' inn cnminos!)

   i.iinu tal deve ser coiideninadn. Dfpois, o advogado da defesn
 combate as palavras do promolor e coiipliie pedmdo a absol-
 vicao do reo. Apos os debates o juiz lorimila nils un.esitos.



     A. — Que quer dizer isso?
     P. — Umas perguntas que devem ser respondidas pelos

jurados, que o fazem em sala secreta, incommunicaveis. Con-
forme a resposta dada aos quesilos pelos jurados, o juiz absolve
ou condemna o reo.

     A. — Sendo absolvido, e posto em liberdade e sendo con-
demnado, fica preso, nao e professor?

   ' P. — Sim, men amiguinho.
     Creio que voces fidaram conhecendo o que e o jury. Quando

Jtorem mogos, irao assistir a um julgamento e serao tambem juizes
e assim ficarao conhecendo melhor o jury. Como voces viram,
elle e muito importante. A sua existencia, grandeza e morali-
dade dependem de todos nos. E' dever de todo cidadao brasi-
leiro ser jurado.

     Na proxima aula falaremos sobre os deveres dos jurados.

      NOCAO DAS GRANDES DIVISOES DO REINO VEGETAL

                 0 ensino elementar deve ser suggeslivo e nap

            minuf:wso. Deve dar uma idea geral do conjunto,
            desperiando na mente invesiigadora da crianiga o
            desejo de saber o que m.ais ha a aprender a respeito
            do assumpto que se the apresenta.

     Professora. — Lembram-se do que Ihes ensinei hontem?

     Alumna. — Aprendemos que os vegetaes se reproduzem

por meio das flores que se transformam em frutos.

     P.—Muito bem. Mas, olhem esta ,avenca. Como sera que

ella se reproduz? Ella nao da f lores! ...

     A. — E' verdade! Essa avenca esta ahi na janella ha tanto

tempo e ainda nao floresceu!

     P. — H,a plantas que nao produzem nem flores, nem frutos.

     A. — A avenca e a unica que eu conheco.

     A. — A samambaia tamhem nao da flores.
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     P. - Nao e so coin a avenca que tal acontece. ( Moslraiido
uni cogumelo.) Que e isto?

     A. - - Nao sei, nao, senliora.
     A. - - E' um cugumelo, nao e?
     P. - - Exaclamente. Os cogmnelus .sao os mais simple' dos

vegrtaes. Vejam: nao lem raiz, ru'm folbas, nem flores.
     A. -~ Como sao elles, entao?
     P. --Tern apenas talo.
     A. — Os mnsgos lainbcm nao lloresceru, nao e inesino'/
     P. — Sim, e lodas essas planl.as que nao dao flores, rece-

bem o nome de phmtas crvptogamicfis. Sau plantas <(UP lem os
orgains de reijrodii(;cao occultos.

     .-?.-•- Nao tern flores. inas lem orgams de re|)roduccao''
     P. —- Oltiern aqui embciixo dcslcis rolhas de dvenca. Que

veem?
     A. - - Ulna porcao de ponlinlios escuros.
     .-/. -- Parecem serneiitinbas.
     /-*.   Sao inna espccie de semenk's - - sao o-. esporos. E'

por meio destes esporos que as planlas cryptogainicas se re[.»rodn-
zein. A's vezes, o vento leva os esporos, que caem ao solo. Podem
penna necer por muito tempo em eptado latente. islo ('•. sem
brotar.

     A. — As planlas cryplogainic,Lis 'goslam de Innnidade'/
     /-'.--Sim, no solo liumido germinam corn I'acilidade.
     A. — Aqui embaixo desia ,avenca lia uma porcao de liro-

tinlios novos.
     A. —- Que engfac'ado! Parecem uma porc.ao de fiozinhos

enrolados.
     A. —- De certo e porque aqui cairam os esporos.

     A. — E as planlas que dao llores que nome teni?
     P. — Cliamam-se phanerogamicas.
     A. — 0 feijao e o arroz sao phanerogamicas?
     P. — Perfeilamente. Suas I'lores sao f'ormadas dc follias

modificadas, de modo a produzirem frulos e semente.s.
     A. — E' nestas sementes que estao as futuras plantinbas?
     P. --- Justamente. Cada uma destas sementes dara nova

planta, si encontrar as condicoes necessarias a sua germitiacao.
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     0 reino vegetal apresenta uma quantidade iflfinit.a de
plantas.

     A. — Quantas qualidades ha, mais ou menos, de vegetaes?

     P. — Ha cem mil especies, actualmente conhecidas. Para es-
tudar essas variedades precisamos classifical-as.'

     A. — Como fizemos corn os animaes?
     P- — Exactamente. A primeira divisao ja voces apren-

deram.

     A. — Plantas cryptogamicas sao as que nao tern f lores e
pinji'as phanerogamicas, as que tern flores.

     P. — Escreva, Amelia, essas duas palavras no quadro-negro.
     A.—-Ha muitas plantas cryptogamicas?
     P. - -- Ha, mas em muito menor numero que. as phanero-

gamicas. Por or,a, vamos nos occupar somente da divisao das
phanerogamicas. (Mostrando uma vagem e uma pinna,) 0 .fei-
jao cresce dentro do que? Vejiam.

     A. — Cresce dentro duma casca ou bainha.
     P. — E quando essa bainha se abre, o que acontece?

    • A. — Caem os feijoes.
     P. — E a pinha?

     A.—A pinha nao tern bainha. Quando bem madur,a, des-
penca e .caem os pinhoes.

     P.—Ahi vemos a divisao das plantas phanerogamicas: as
que tern sementes protegidas por uma casca, sao angiospermicas,
e ,as que tern graos descobertos, presos mal e mal a um pedun-
culo commum, sao gymnospermicas.

     A.—0 feijao e angiospermico, e o pinhao e gymnosper-

mico.

     P. — E destas duas subdivisoes, qual sera ,a que conta
maior numero de especies, Marieta?

     A.-(?)
     P. — As angiospermicas contain maior numero de plantas e

sao divididas em plantas dicotyledoneas, quando a semente con-
tem uma pequena planta corn duas folhas ou cotyledones.

     A.—Ah! Isso nos ja aprendemos quando plantamos o
milho e o feijao. 0 feijao e dicotyledoneo.

'..••tifee'-ias,^
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     A. - A plania e inoiiocotyledonea quando ;i scniente apre-

senia apenas lima folha, um cotyledone.

     A. —- 0 millio, o Irigo p o ;irro7. sao inonocolvJedoneos.

     P.    Diga-me, pois, Mariiiii, como pode voc? riassificar

o feijao?

     A.—E' /manerogamu'a. porque da flores; ('• angiosper-

micn. porque (.•resce cm Imiiilia; e dicot'ylediiiK'n, p()r(|ii(- sua

semenic tern dois cotyledones.

     P. -  Bast;), por liojc. Na |jri)xiin;i anlii (•onliiiimrcmos rsic

estudo.

                          GEOORAPHIA

                    ESTHADAS DE FEK1U)

         ES'I'KADA \)V. I-'ERHO SOKOCABANA —— RAMAKS

                  ConlinuHinos o methodo <fiie vinios ailoplando
             iiestfis lifoes sohre eslrndtis de ferro, por .s/'r prntiro,
             util e ainire.

     Professor. -  Qiiiil e n prpinm lie »|iic voces in;iis goslain'.'1

     Alinniio. - - I'm livro.

     A. - • j6gos.

     A.   Ca rides.

     A.    LJin passpio.

     P.—Minii) l)t'ni. Vim prcini,:ii linjc o opinno roniDDi'ta-

mento c c» l)u;i ci|)[)lif;ic;1u da cliissc duranic a s(-i>inn;i, (-ttcctu-

ando iin] pilsscio ])(>r nin dos ])riiicip;i<"s rannics d;i Esiradn de

Ferro SorocabdiKt. (|LI»^ voces ja conlieffrn, iiilo ('' iissiin?

     A. -  Sim, senlior; ja estudamos ("ss,a fslrtida.

     P. — Dondc (Jtirtc (-ll.i. Affonso?

     .•^.--Desta Ca|)ilal: o edificio da sua esta^cio inicial. v;ie

desde ci rii;i Maua ate ao Largo General Osorio.

     P. — Bravos! Bem se ve (jiif voce preslou atleii^au cis

minhas explicaccies . . . Como voces ja saliem, ;i Sorocabaua e

uma via lerrea muito longa. (|ue tem diversos raiinies. Iremos
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  percorrel-os pela ordem .. . Quando sahimos de S. Paulo, pela
  Sorocabana, qual foi a primeira cidade que encontramos, Pedro?

       A. — Osasco.

       P. — Ora, Pedro! Osasco nao e aind,a uma cidade! As cida-
  des, no nosso mappa, estao representadas por um ponto preto,

  cercado por uma circumferencia. Veja, ahi no mappa, si Osasco e
  cidade.

       A.—Nao e, nao, senhor.
      P. — Entao, qual e a primeira cidade, depois de S. Paulo?
       A. — S. Rogue.

      P. — Perfeitamente. Depois desta cidade, qual foi a pri-
 meira localidade, que encontramos? Continue a olhar no mappa.

      A. — May rink.

      P. — Muito bem. De Mayrink nao saira algum ramal?
      A. — Sae, sim, senhor.

      P. — Pois e por elle que iremos viajar. Supponhamos, que
 o trem chegou em Mayrink. Vamos tomar agora o comboio que
 segue pelo ramal. Iremos parar numa cidade que ja e nossa co-
 nhecida. Possue um collegio muito antigo e importante, dirigido
 pelos padres da Companhia. de Jesus. Nella, em 18 de abril de
 1873, realizou-se uma reuniao dos representantes de differentes
 municipios, ,a qual tomou a denominacao de Convencdo de . ..
 Quern, souber o resto, diga.

      A. — Ytu.

      P. — Justamente. Ja tratamos deste assumpto em outras
 aulas, nao e assim? De modo que iremos parar agora na cidade
de . . . Olhem sempre o rnappa.

      A. — Ytu.

     P.—E', como ja viram, uma cidade historica, que fica
a seis kilometres do salto de Ytu-guassu. Seu commercio e pros-
pero e a industria manufactureira de diversos tecidos de algodao,
e desenvolvida. E' banhada pelo Rio Tiete... Mas eis que
chegamos em Ytii. Voces nao viram que o trem passou por di-
versas localidades antes de chegarmos aqui? Nao sabem os nomes
dellas? 0 Jose vae olhar no mappa e nos dizer.

     A. — Mmeiros, D. Catharina e Pirapitinguy.
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     P. — Muito Lem. Pode sentar-se.
     Iremos parar agora em Salto. logar onde h,a importantes

fabricas de algodao. Continuernos nossa vi,agem, sempre se-
guindo o mappa. Iremos depois as estacoes de Pimento e ftaicv.
Olhem bem. Muita altencao! Que estao vendo? Fale voce, julio.

     A. — De Itaicy sae um ramal que vae passar por Indaia-
tuba, Cardeal, Elias Fausto, Tiburcio e Capivary, donde parte
um ramalzinho ale Dr. Aibano.

     P. — Muito bem. Conlinue, Alvaro.

     A. — Continuando a viagem pelo ramal de Itaicy, depots de
Capivary, vae elle passar por Mombuca, Rio das Pedras, Taqua-
ral e Piracicaba.

     P.—Esta cidade e muilo importante: lem esf'ola normal,
escola agricola, engenho central, fabricas de tecidos; seu com-
mercio e rnuito activo; esta situada a margem do rio que Hie da
o nome, o qual e affluenie do rio . . . quern me diz?

      A. — Tiete.

     P. — Sim. Depois de Piracicaba, o ramal v,ae passar por
onde? Veja no mappa, Luiz.

      A. — Vae passar por Bardo de Rezende e Chave, donde
 saem dois pequenos ramaes: um vae ,a Costa Pinto, Recreio, Pa-
 raizo, Xarqueada e 5. Pedro; e outro vae ate Porto Jono Alfredo.

      P. — Pefrfeilamenle. Contimiem atlentos. Pouco adeante
 do logar onde estamos e que se cliama . . . quern quer dizer?

      A. — Itaicy.

      P. — Jusfcamente. Desse rarnal parle um outro ramal de
 Tombador, que vae passar por Quilombo, Mont-Serrnt, Itupeva
 e Jundiahy, cidade que voces ja conheceram quando viajamos
 pela . . . por que estrada mesmo?

      A. — Pela Estrada de Ferro fngleza.

      P.—Bern. Escolham agora: querem tomar algum r,ama',
 ou acham melhor fazer a viagem directamente? 0 Luiz, ))or ser
 urn bom alumno, vae decidir pelos collegas.

      A.—Como o senhor ja nos explicou muito bem os dois
 ramaes. aclio rnelhor continuarmos a viagem directamente.
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      P. — Entao, partamos. A viagem esta quasi terminada. Da-
 qui iremos passar por Helvetia, Descampado, Sete Quedas e che-
 garemos a uma cidade muito importante. Vejam qual e ella.

      A. — E' Campinas.
      P.—Muito bem: e ,a segunda cidade do Estado em popu-

 lacao, pois conta perto de 120 mil habitantes. Possue um gym-
 nasio estadoal, escola normal, institute agronomico, lyceu de
 artes e officios, urna bellissima cathedral e e sede dum bispado
 E' servida pelas vias ferreas Paulista e Mogyana, as quaes ainda
 iremos estudar. E' berco do immortal maestro Carlos Gomes e
 do grande Dr. Campos Salles, que oomo voces sabem foi ...

     A. — Presidente da Republica.
   • P. — Como faremos agora para regressar a S. Paulo, Joao?

     A. — Poderemos voltar pelo mesmo ramal da Sorocabana
ou entao indo ate Jundiahy pela Paulista e em seguida pela
Ingteza, chegaremos em S. Paulo.

     y- — Muito bem. Assim que gosto de ver um menino in-
telligente e estudioso! Vamos entao deixar a cidade de Campinas

e ^regressar a S. Paulo pelo caminho indicado por
Joao. Brevemente faremos outra viagem, que muito hao de
apreciar.

     PRIMEIROS SOCCORROS MEDICOS EM CASOS URGENTES

                 Communs sao os accidentes devidos a descuidos
            ou a ignorancia. Um conhecimento dos primeiros

            soccorros necessarios ao tratamen.io desses casos, e
            de mcontestavel utilidade as criancas.

     Professor. — Que tern voce no braco, Manoel?.

     Alumno.—Fui a Santos passar o feriado e voltei corn os

bracos assim. Doe como uma queimadura!

     P.—Realmente: o sol queimou bastante o seu braco!

M,as, a queimadura do sol ainda nao e das peiores.
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     A. — Porque?
     P.—Porque raramente passa duma queimadura de 1.

grau.
     A.—E ba queimadur;is de outros graus?
     p — Sim. Sao charnadas queimaduras de I." gran aquellas

em que a pelle se torna apenas vermelha.
     A. — A minha felizmente e de I." gran.
     p — De 2." grau Silo aqupllas em que o calor destroe a

pelle deixando a carne exposta ao ar.
     A.—Essas devem ser mais dolorosas.
     P. _ E as de 3." gran .'ao aquellas em que nao so a pelle

como a carne foi queimada.
     A.—La perto de c,asa morreu uma crian«;a queimada e

disseram que foi porque nao ;i acudiram logo.
     A.—Que e preciso fazcr quando alguein se queiina?

     ;\ _ Para se prestar sorcorros em cases urgentes. e pre-
cise primeiramente nao perder a calma nem o tempo. A perda

dum so minuto pode as vezes causar series desastres.
     A.—0 peor e si a genie estiver so, quando se queimar!
     P.— A inelbor coisa a fazer e a gente deitar-se no cbao e

enrolar-se num fcapete, ou envolver-se num coberlor ou qualquer

outra coisa que exclua o ar.
     A. — E si nao houver tapete nem cobertor?
     p. — Rolar no chao, procurando bater as chammas corn as

maos.
     Quando se tratar de apagar o logo na roupa de alguem,

deve-se ter cuidado de comecar pelos homhros, para afastal-o
da cabeca. Tambem nunca se deve correr. 0 ar e o principal

amigo do fogo.
     A. — Porque e que as queimaduras doem tanto?
     P. — Porque os tecidos ficam expostos ou irritados.
     No tratamento de qualquer especie de queimadura e a ex-

 clusao do ar que se deve procurar.
     A.—Mamae poe gordura nas queimaduras.
     A. — E mamae poe trigo molhado.
     A. — Mamae poe sabao.
     A. — Eu ja vi porem bicarbonato de soda.



     P- — Qualquer ooisa que evite o contacto do ar.
     0 linimento calcareo, que e uma mistura em partes

eguaes de oleo de linhaca e ,agua de cal, e excellente para
queimaduras; e remedio que nao deve f altar em casa alguma.
Quando os dedos forem queimados, devem ser envoltos sepa-
radamente.

     Si a queimadura for muito grave, deve-se chamar imme-
diatamente o medico e collocar a parte queimada na agua.
Assim, quando o medico chegar, nao perdera tempo em retirar o
trigo, oleo ou qualquer outro remedio que possa ter sido usado.

             AREA DO PARALLELOGRAMMO

                 ^As definigoes geometricas nao tern tania impor-

             tancia como os exercicios praticos, que hahilitam. a
             crian^a a reconhecer as figuras.

                 Vendo, cortando, verificando como e formada
             a area duma figura, aprenderao a calcular essa area.

     (Toda a classe deve estar munida de papel, regua, lapis e

tesouras ou canivetes. No quadro.negro, o desenho de um paral-

ielogrammo de 0,l"50x0,m30.)

     Professor. — Este desenho, aqui no quadro-negro, repre-

senta um grande canteiro que vou fazer no meu jardim, mas,

notem bem: a figura representa um canteiro 10 vezes menor

do que o verdadeiro canteiro que o jardineiro vae fazer.
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      Que forma posso dizer que o canteiro vae ter?
      Alumno. — E' um parallelogrammo.
      P. — Muito bem. Gostei de ver que reconheceu logo a

 figura, pois ja a estudamos outro dia.
     Facam, todos voces, canteiros de papel, corn esta forma.
      A. — Os canteiros em forma de parallelogrammos?
     P. — Naturalmente que nao poderao ser do tamanho do

 canteiro do men jardim, nem tao pouco do tamanho deste, re-
 presentado no quadro-negro.

      A. — Que medida tern esse, professor?
     P. — Venha medir.
     A. — Aqui temos, na base, 0,"'50; portanto, 5 m no canteiro

 de verdade.
     P. — Muito bem._ Mas, como fez a conta?
     A. — Pois o canteiro do jardim e 10 vezes maior. Ora,

 10xO,^'50=5In.

     P.—Veja a altura Pedro.
     A. — E' de 0,'"30. Quer dizer que no jardim essa altura

tern 3"'.
     P. — Agora, podem todos fazer os seus canteiros de papel

e depois recortal-os.
     A. — Prompto, professor.
     P. — Marquem nos canteiros a altura do parallelogr,ammo.

    -A.— Representar a largura do canteiro, nao e?

     P. — Isso mesmo. Venha voce, Antonio, marcar no qua-
dro-negro a altura.

     A.—E' esta a altura: AE.
     P. — Cada qual corte o seu canteiro pela largura, isto e,

pela altura do parallelogrammo.
     Que figura temos agora?
     A.—(Mostrando.) Este pedaco menor e um triangulo,

e este outro e um trapezia.

     P-—Colloqoem o triangulo a direita do trapezio, corn o
lado menor, isto e, corn a base para baixo.

     A.—Coube certinho!
     A.—Que engracado! Ficou um rectangulo!
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     P. — Qual era ,a figura da qual tiramos o triangulo, e que
amda temos no quadro-negro?

     A. — Um parallelogrammo.
     P. — E agora?
     A. — Um rectangulo.
     P. — Augmentamos ou dimlhuimos •o parallelogrammo

quando o transformamos em rectangulo?
     A. — Nem augmentamos nem diminuimos. So tiramos esta

ponta, este triangulo daqui e puzemos naquelle vao.
     P. — Qual e maior? Este rectangulo que temos ou o paral-

legrammo que tinhamos?
     A. — Sao eguaes.
     A. — Nos recortamos, mas tornamos a juntar os pedacos.
     P.—Como se ,acha a area'dum rectangulo? Lembra-se,
     A.-
     P.-

Renato?
     A.-
     A.-
     P.-

      A.—-Multiplicando a base pela altura.
      A. —E nao se esquecendo que a medida e quadrada! . . .
     P.—Bravo, Alfredo! Isso e bem importante.
     Voltemos agora ao nosso canteiro. Contratei corn um jardi-

neiro fazer o canteiro, revolver-lhe a terra, estercal-o e plantal-o,
a 1$200 o metro quadrado. Quanto vae me custar esse canteiro? '

     A. — Pnmeiro e precise saber quantos metres quadrados
tern elle.

     A. — A area.
     P. — E como vou saber?
     A. — E' ,a mesma coisa que a area do rectangulo: multipli-

cando-se ,a base 5 m pela altura 3"
     A. — A area do canteiro e de 15."13
     A. — Sabendo-se que sao 15,1"2 e facil o resto. Si um metro

•quadrado custar 1$200, 15 ma custarao 15 vezes mais. 0 canteiro
custara 18$000.
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PHYSIOLOGIA DA RESPIRACAO

                  0 mediodo a segiiir nesta aiila deve tier o mais

             pratico possivel. ;Y«o devemos dispensar o uso das
             gravnras. £' Mm erro ministrur-se um ensisw pura-
             menfe verbal, derramando sobre o espirilo passive
             das (•rinncas um amontondo de fartos e ahstraccoes.

      Professor. — Oucam uma coisa: Si prendessemos um pas-

 sarinho, on um galo, ou um cao, ou um menino, ou um homem

dentro duma caixa, hem fechada. que aconteceria, Lucio?

      Alumno. — Todos inorreriain, certamente.

     P. — Mas, porque Jose?

     A. — Porque faltaria o ar para elles respirarem.

     P. — Perfeitarnenie. Entao, os animaes para viverem pre-

cisam de ar, nao e assim? E as plantas tambern respiram, Mar-

ques?

     A.—(?)

     P. — Nao sabe? OUie que voce ja aprendeu isso noutra

aula! Quern sabe? Fale voce, Pereira.

     A.—As planlas larnliem respirani, ponine sao, assim

como os anirnaes. seres vivos.

     P. — Muito bem. Quando estudarmos a circulacao, mostra-

rei a voces que o nosso sangue quando tern uma cor vermelha,

muito viva, chama-se sangue arterial. Logo porem que se torn-i

improprio para a vida. torna-se escuro e recebe o nome de san-

gue venoso.
     A. — E o que acoinece enlao?

     P. — Nao servindo esse s,angue para a nossa vida, e claro

que precisamos tornal-o bom. isto e, arterial.

     A. — Mas, como, professor?

     P. — Ja vao ver. .Nao podemos extrair o sangiie ruim do

nosso organisino e sul»stituil-o por outro i)(>m. Enlao, vem a res-

piracdo corrjgir o mal. Quando respiramos, o (nie acontece?

Quern sal>e? Voce. Joao, tale.

     A. — 0 ar p^netra pelo nariz, c'nlrando assini em nosso

organismo.
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     P. — Sim. E uma vez dentro do nosso corpo, opera a
 transformacao do sangue venoso em arterial.

     De modo que e pela respiracao que isso se da, nao e assim?
 'Que e, pois, respiracao?

     A.-(?)
     P- — Respiracao, nao e mais do que o acto pelo qual o ar

e levado ao interior de nosso organismo, para transformar o

 sangue. venose em arterial. Vejamos agora quaes as partes
 de que se compoe o apparelho respiratorio. Olhem bem para

 esta gravura.
     0 nosso apparelho .respiratorio consta de: larynge, tra-

chea-arteria, bronchios e pulmoes.
     Alem dessas partes, temos ainda o nariz, ou melhor, as

 fossas nasaes. (Em seguida o professor ensinard a classe a

 anatomia de cada um desses orgams.)
     Estou certo que todos agora ja sabem quaes os orgams

que formam o nosso apparelho respiratorio e tambem ja co-
nhecem cada um delles. Na proxima aula, trataremos de apren-
der como devemos respirar de que maneira o sangue venoso
 torna-se em arterial etc.

                              ll

     Professor. — Vamos continual' nossa aula sobre a respira-
cao. Faremos um,a recordacao, para depois tratarmos de aprender
como devemos respirar, de que maneira o sangue venoso se trans-
forms em arterial etc.

     (0 professor fard uma recapitulacdo geral da aula ante-
rior. )

     Muito bem. Quasi todos ficaram conhecendo o apparelho
respirasto-rio. Agora, que ja conhecem todas as partes desse ap-
parelho, vamos aprender como funccion,am ellas. Olhem bem

para a gravura.
     Aiumno. — Que figuras interessantes!
     P. — Quando respiramos, o que e que penetra em nosso

•organismo, no interior do nosso corpo? Sabe, Manoel?
     A.—Sei, sim, professor: e o ar.
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     P- — Sim. E por onde entra esse ar, Guilherme?
     A.-(?)

     P.—Entao, nao se lembra da 1.'' parte do apparelho
 respiratorio?

     A.—-Ah!... Pelas fossas nasaes.

     P. — Muito bem. Em seguida elle vae ter a ... quern sabe?
 Olhem bem a gravura. Fale voce. Eugenic.

     A.—Eu penso que vac ter a larynge, que e ,a segunda
 parte do apparelho respiratorio.

     P. — Muito bem. E' isso mesino . . . E depois, Orlando?

     A. — Elle desce pela trachea-arteria.
     A. — Perfeitamente. E penetra finalmente . . . onde?

 Quern quer dizer? Fale, Jose.

     A. — Penetr,a nos pulmoes.
     P. — Sim, passando pelos bronchios.
     A. — E como e que elle vae parar no sangue?

     P. — Uma vez o ar em nossos pulmoes, ao passar pelos
vasos capillares nelles existentes, esse ar que esta rico de oxy-

genio, encontr,a-se corn o sangue venoso, ao qual fornece o oxy-
genio, recebendo ern Iroca urna parte do gaz carbonico e do
vapor dagua de que esta impregnado esse sangue. Entao, c san-
gue venoso, de escuro que era, torna-se escarlate e proprio
para alirnentar os tecidos do organisrno.

     A. — Porque sera que o nosso peito esta sempre em movi-
mento, professor?

     P. — Porque quando o ar entra em nossos pulmoes. o dici-
phragma se abaixa e as costellas se elevam e afastam-se umas
das outras, de modo que determinam o augmento da caixa tho-
raxica.

     A. — Mas, que e diaphragma, professor?

     P. — E' um musculo chato e forte que separa o eslomago
dos org-ams que se acham na caixa tEloraxica . . . Como eu ia di-
zendo, em seguida o diaphragma eleva-se, as costellas voltam ao
estado primitivo, a caixa thoraxica dirninue de capacidade e o
ar e expeHido dos pulmoes, seguindo o mesmo caminho de
entrada, mas, e claro, em sentido contrario.



Eli??!^^-^^^

lN|^i|i-E^^     •^F^^^^?^^^^;^.

S^tefl^^^:^:^S|S^lg%^
GyJl•jL^y3.i-'•(^t,AliaJ4^y•^AJl<A•^J•^•A;^^;A^^A^^



28liKVISTA ESCOI.AR

      A. — Onde nasceu o marecbal Floriano, professor?

      P. — Ja Ihe vou contar, meu curioso. Elle nasceu, tarnbern
 •como o grande Deodoro, no Eslado de Alagoas, a 30 de abril
 de 1839. Foi ministro d,a guerra, no governo provisorio de 1889.
 Eleito vice-presidente da Republica. em 1891, subslituiu depois
 o Marechal Deodoro, que liavia renunriado o cargo no mesmo

 anno.
      A. —- Ate quando Floriano Peixoto governou, professor?

      P. — Ate 1894, sendo substituido pelo terceiro presidente.
 que loi o saudoso paulista Dr. Prudentc Jose de Moraes Barros.

      A.—Que bouve de notavel no governo.do marec'bal Flo-
 riano, professor?

      P. — Multo bem, men pequeno! Estou guslando de suas per-
 guntas! 0 \n;:\\o Floriano, (jue lumou pcirle na balalha do Aqui-
 daban, na Guerra do Paraguay, foi valeulf e energiro, recebendo
 por isso a justa alcnnha de Marechal de ferro, conio jci disse.

      A. - — Porque, processor?

      P. — Pois elle teve a roragem bastante para ccisligar treze
 generaes que nao o (mi-ricim corno substitulo do Marec-h.al Deo.
 doro. A1em disso, casligoii a outros que assim mereciam, apri-

 sionou-os e desterrou-os. Em 1893 e 1894 leve que suffocar
 as revoltas do Rio Grande do Su] e da esquadra. Uson de meios
 minto energicos, mas ronseguiu restaltelecer a ordem no paiz.
 H,a duas palavras do mareclial Floriano <{ue dcto idea de sua
 bravura e energia. Houvc'. no governo do grande inarerlial. uma
 revolta. Uni dia <i (•oniniandaiile dum ncivio cstraiigeiro e o
consul do respective paiz, procuraram Eloriano c disseram-lbe

que os sens inarinheiros i;irn deseinljarrar, a fin] de garantir as
suas vidas, pois nao linliam cori(ianc<i na aci;ao do govcrno.

     E o lal ronimaiidaiile cstrangeiro teve a andacia de pergun-
Lar-llie:

     — Senlior inareclial, corno rerel)fi-a os nossos m,iirinbeiros?

     —A lxda\ . . .- - fespondeu ralmampiitc Floriano ao alre-
'vido que onsara insultar a Patria.

     A.—E nao desernbarcaram?
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I'        P.—Nem um estrangeiro desembarcou . . . Infelizmente o
^    bravo Floriano falleceu logo depois que deixou a presidencia,
|    isto e, a 29 de junlio de 1895.

-'         Aprendei, meus pequenos, a bistoria dos grandes brasilei-

      ros, e procurae imitar os sous altos feitos.
           Na proxima aula estudaremos a vida do Dr. Prudente de

      Moraes.

T^



     A S'MAGSNAao E SUAS VARIEDADfiS NA CRIAN^A
                                   (F. QuEYRAT.—Trad.)

                        CAPITULO IV

                         0 TYPO VISUAL

                         (Continuacdo)

      0 celebre orador Herault de Sechelles era um visual, a.
 julgar por esta passagem de suas obras: "Escrever, diz elle,
 pois a memoria se recorda mais daquillo que ella viu escrito.
 A escrita e como um quadro onde se Ie no momento em que
 se fala. — Eu tenlio observado que a memoria, ao menos para
 mim, estava no logar onde eu tinha visto uma coisa. Tinha eu
 uma lembranca confusa de nao sei que.? Era so conduzir meu
 espirito ao logar, e este me dava a idea do que eu ,ahi tinha
 percebido." — Quern nao reconhecera ainda o visual nestas
 palavras de Charrna (Ensaio sobre a linguagem}: "Pensamos
 nossa escrita como escrevemos nosso pensamento," — na ex-
 perimentacao que este phychologo propoz: "Ensaiae pensar sem
 figurar os caracteres," e tambem nestas linhas de M. Ch. Ri-
 chet: "Quando eu penso no Progresso, vejo esta palavra
 impressa typographicamente corn um grande P inicial."

     Taes sao, em summa, os caracteres que distinguem o typo
 visual. Elles apparecern reunido's no caso seguinte durn doente
 observado por M. Charcot, relatado por M. Bernard: "Nelle,
 a memoria era sobretudo visual. A visdo mental Ihe dava ao
pnmeiro appello a representacao dos traces pessoaes, a forma
e a cor d,as coisas corn tanta nitidez e intensidade como a pro-
pria realidade. — Procurava elle urn facto, uma cifra relatada
em sua volurnosa correspondencia feita em diversas linguas?
-Jmrnediatamente os encontrava nas cartas que vi,a mentalrnente.
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?nos seus menores detalhes, irregularidades e rasuras. — Reci-

    tava elle uma licao quando estava no collegio? Lia um trecho

    dum autor favorite? Duas ou tres leituras fixavam-lhe na

    memoria a pagina corn suas linhas e lel'ras e elle recitava,

    lendo rnentalmente, a passagem que, ao primeiro appello se

    Ihe apresenlava corn toda nitidez. — Para fazer uma addicao,

„.„ M. X . . . bastava percorrer as diversas columnas de numeros

( fossern ellas longas ou nao, e dar o total sern hesitagao, sem

ty fazer as operacoes de detalhe, como e costume fazer-se.

1.      Elle executava do mesmo rnodo as diversas operacoes da

It Arithmetica, e nao podia recordar-se duma representacao thea-

I. tral, que nao evocasse immediatamente todos os detalhes da

|; mesma ... — M. X . . . viajou muito. Gostava de esbogar os

I- sitios e as perspectivas que o tinham impressionado. Dese-

I nhava bem. Sua memoria fornecia os panoramas mais fieis.

| Lembrava-se duma conversacao? Procurava uma certa palavra?

| 0 logar da conversacao, a physionomia do interlocutor, a scena

?• parecia-lhe em todo o conjuncto. — A memoria audiliva faltava

I toda, emfim, da qual elle apenas procurava urn detalhe, ,ap-

| parecia-lhe em todo o conjunto. — A memoria anditiva falta

|  constantemente a M. X . . . Elle nunca teve o menor gosto pela

! - musica."
'E                                                                                                                                                                        .   .
1       Para se poder deterrninar si uma pessoa pertence ao typo

j-  visual, M. Binet propoe, como signal objective, tentar a espe-

;   riencia de Wundt, a que ja nos referimos. Esta experiencia e

'   difficil de repetir, porque exige um poder de visualizacao que

1  nem todos tern. "Quanto a mini, diz Binet, nao posso perceber

    claramente uma cor, pois sou um visual muito mediocre; tam-

    bem nao e de admirar que eu nao consiga obter sensacoes con-

    secutivas coloridas. Mas, meu excellente amigo, o Dr. Fere, o

    consegue facilmente. Elle pode representar num papel urn,a cruz

    vermelha bem viva, e em seguida ver uma cruz verde: assim,

    elle ve nao so ia cor, mas a forma."

                                                       (Continua.)
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           EVOLUCAO PSYCH1CA DA CRIAN^A

                              (HENRY BOUQI'ET. --- Trad.)

                       A LINGUAGEM

                         (Continiiacdo)

     Mas. esta imilacao na crianca limita-se aos sons quo ella
licou conhecendo e que emitte. Ora, sen alphabeto so se ,au-
gmenta leiitamente, alpbabeto phonetico, ja se enlende. e se des-
envolve, mais ou menos, numa mesma ordem.

     0 iiienino que comeca a articular alguns sons, 3 principio
so conhece as vogaes. Parec-e-nos um pouco pueril (juerer de-
finir exaclamente qual a priineir.a vogal e em que ordem as
outras apparecem nu vocabulario infantil. Mas pode-se admittii
o E e o A. coin todas as inflexoes qne se ]hes possa dar. romo

as primeiras emittidas. A crianca conserva por muilo tempo esta
acquisicao e corn esses unicos sons sua voz sabe cornpor "'j)bra-
ses" — sons que parecem bern differenles uns dus outros. Esta
variedade augmentara naturalrnente em porporcoes l),aslante con-
sideraveis, quandu a crianca conhecer lodas as vogaes.

     A's vogaes vern rennir-se ,as consoantes cujas primeiras
adquiridas sao as labiaes, cbamadas coin justa razao — explo-
sivas. Queremos falar das letras B e P que sao as prime.iras que
se juntarn as vogaes ja conbecidas. A resislencia opposta pelos
labios a sabida dos sons e, nao ha duvida, a origern da acqui-
sicao das prirneiras consoantes. Agura a edueacao e a imilacao
intervern no desenvolvirnento da linguagem.

     As primeiras palavras que a crianga pronuncia, ou mais
exactamente, os primeiros sons compostos que ella emitte sao
monosyllabos que ja representavam as vogaes emittidas isolada-
niente. Esta linguagem inicial vae se desenvolvendo lentarnente,
a principio pela repeticao da syllaba ja pronunciad.a. depots
formando sons de duas syllabas e emfim de muitas. E' a repe-
ticao da syllaba inicial que da origem aos termos papa e mama,
assim como a palavra nene que as criancas pronunciam ra-
pidaniente desde que comecam a associar as consoantes as
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vogaes. Cumpre notar que aqui se trata duma imitacao re-
trograda, pois em realidade a crianca e que e o educador dos
adultos; estes a fazem pronunciar, dando-lhes um certo sen-
tido, as syllabas que ella mesma pronunciaria apenas entrando
em sua composicao uma vogal e uma consoante explosiva. A cri-
anca pronuncia rapidamente esses monosyllabos repetidos, po-
rem nao Ihes liga sinao tardiamente o sentido que os educado-
res Ihes querem dar, e desde que ella esta de posse da palavra

papa, ella applica-a indifferentemente nao so a qualquer pessoa,
como ainda aos objeclos inanimados que Ihe causam uma im-
pressao agradavel. Tambem observam-se criancas que sem nunca
terem conhecido o pae, repetem a palavra papa. Pode-se fazer
a mesma observacao a respeito do disyllabo mama, mais tardio
que o precedente, porquanto o M entra menos precocemente no
alphabeto phonetico da crianca.

     Assim como a crianca pronuncia papa e mama, sem fazer
applicacao que s*6 Ihes da interesse do ponto de vista do desen-

volvimento da intelligencia do ser humano, do mesmo modo

ira repetir, sem Ihes ligar o minimo sentido, as palavras de facil
pronunciacao que Ihe queiramos ensinar. E nao so repetira essas
palavras por imitacao, como ainda forjara outras desconhecidas
pelos seus educadores e que demonstrarao a persistencia dessa
linguagem espontanea de que ja falamos.

     E' mesmo bastante frequenie que das palavras forjadas
pela crianca ella faca uma boa applicacao; sao muito communs

as criancas que tern inventado certos sons mais ou menos corn
plicados corn que recebem a sua mamadeira. Mas, pouco a pouco
o vocabulario se complica e toma um sentido, o que se observa no
fim do primeiro anno. E' nesta epoca, na maioria das criancas,

que ellas comecam a estabelecer um laco de ligacao entre um
bocejo ou um acto e a palavra que se Ihes repetiu por muitos me-
zes mostrando-lhes esse objecto ou fazendo-as realizar esse acto.

     Nao continuaremos a seguir o desenvolvimento da lingua-
gem na crianca. Compreende-se que estabelecida a primeira
relagao entre uma palavra e uma coisa, as outras possam se-
guir, corn mais ou menos rapidez. Ver-se-a mais tarde esta-
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belecer-se a constituicao rudimentar da phrase simples pela
relacao entre duas palavras e, por consequencia, entre duas ideas
similares ou artificialmente aproximadas. 0 papel da imitacao
torna-se aqui preponderante, sendo as vezes os educadores que a
impoem e outras, a crianca que imita para crear um prazer
novo. Mas a applicacao exacta dos vocabulos as coisas vem quasi
que exclusivamente da educacao.

     "0 type, diz Guyau, a maneira pela qual a crianca deve
aprender muitas coisas sem se fatigar, e o modo pelo qual ella
aprende sua lingua materna, nao ouvindo o rnurmurio continue
 das palavras sinao quando esta disposta, deixando-as en-
trar em sua cabeca, espontaneamente, e nao como pregos en-
 terrados em seu cerebro pela repeticao." Esta phrase resume
 o capitulo.

                                          (Continua.)



     Professor. — Olhern que bonitas figuras. Algum de voces
aabe o nome dellas?

     Alumno. — Sao navios.
     A. — Sao barcos.
     P. — Muito bem! Ha muitas pessoas que tern parentes e

amigos morando noutras terras, noutros paizes. Como sera que
ellas poderao ir visital-os?

     A. — Por meio dos navios.
     P. — Usamos constantemente objectos que vem douftros

paizes. Como e que elles nos vem?
     A.—Vem nos navios.
     A.—Que coisa util o navio!
     P. — Muito. Differentes em forma, desde a simples jan-

gada que os nossos irmaos do norte usam, ate ao mais moderno
transatlantico, todos elles servem para transportar homens e
mercadorias atraves dos oceanos, dos mares.

     A. • — Eu ouvi dizer que ha tambem navios de guerra. E'
verdade?

     P.—Sim. Esses, mais fortes e resistentes, sao chamados:
cruzadores, torpedeiras, destroyers, caca4orpedeiras, canhonei-
ras etc. Olhem alguns desses, aqui no mappa.

     A. — Antigamente os navios eram a vela, nao eram mesmo?
     P. — E' verdade, e dependiam quasi que exclusivamente do

vento para deslizarem sobre as aguas.
     A. — E agora?
     P. — Agora, o navio a vapor fez quasi que desapparecer o

navio a vela. Muitos dos navios modernos sao movidos a
gazolina.

     A. — Esses andam mais depressa?
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     JP. — Nao so andam mais depressa, como sao muito mais

limpos.
     A. — Eu acho os navios um pouco parecido corn casas.
     P. — Os navios sao verdadeiros palacios fluctuantes, onde

se encontra tudo quanto o conforto e o luxo podem desejar: la-
vanderias, saloes de barbeiro, salas para gymnastica, para j6gos

das criancas, cinemas etc., etc.
     A. — Que vontade de viajar num navio desses! . . .
     A.—Onde sao feitos os navios?
     P. — Os navios sao feitos em officinas chamadas estaleiros.

     A. — De que sao feitos?
     P. — Actualmente, quasi lodos sao construidos de ferro

 e aco, bem pintados e cobertos de piche. Olhem bem esta estampa
 dum grande navio. Esta parte debaixo, a prirneira a ser
 construida, e a quilha do navio.

      A.—Essa parte fica dentro da agua, nao e?
      P. — Fica, sim. 0 seu interior, o pordo, e aproveitado para

 os machinismos e para deposito de mercadorias.
      Esta parte superior e o coslado do navio. 0 costado e a

 parte superior da quilha, e forma corn esta o casco do navio.
      A.—Como e cheio de janellinhas!
      A.—Parecem as janellas duma casa!
      p. — Essas janellinhas sao para deixar entrar luz e ar.

 Quando o mar esta encapellado, precisam ser fechadas.
      A,—Essas janellas formam diversas carreiras, como aqui

  na figura?
      p — Exactamente, e cada carreira de janellas corresponde

  a um andar e cada janella, a urn commodo do navio.
       A.—E como e que se vae dum andar a outro? Ha esca-

  das?
      p. — Ha escadas e elevadores. Os quartos dos navios sao

  chamados cabinas. Largos tombadilhos cobrem os lados dos

  navios impedindo que a agua entre nas cabinas.
       A.—A gente pode passear pelos tombadilhos, nao pode?
       p. — Perfeitamente, e dansar e jogar tambem . . . Imagi-

  nemos que estamos em pe, no tornbadilho desle navio. Olhando

  em direccao para onde vae o navio, vemos a proa.
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     A. — Entao, a proa e na f rente?
     P. — Exactamente, e atraz, a popa. No meio o navio e bem

mais largo.
     A. — Porque sera?
     P. — Esta forma facilita-lhe abrir caminho atraves das

ondas. Elle tern o formato, algum tanto, dos peixes.
     A.—Mas, porque sera que corn tanto peso os navios nao

afundam?
     P. — Tome este pedacinho de louca e ponha-o nesta ba-

cia corn agua. Que aconteceu?
     A. — Foi ao fundo.
     P. — Agora, ponha esta chicara. Cuidado que nao se en-

cha de agua!
     A.—A chicara boia.
     P. — Boia, fluctua, assim como o navio, porque se tornou,

por sua forma, mais leve do que a agua deslocada. A constru-
ccao dos navios esta hoje em dia aperfeicoadissima. Aniigamente,
era precise conservar constantemente um piloto ao leme, para
dar direccao ao navio. Hoje, ate isso e feito por machinismos.

     A. — Quando eu for a Santos, hei de visitar urn navio
 para conhecer bem todas as suas partes.

     P. — Para rnelhor conheoel-o e preciso fazer uma via-
gem, examinal-o bem de proa a popa, quando em movimento.
 E' precise ir da sala da-s machinas ao tombadilho do capitdo e
arranjar um official que explique toda a maravilhosa engrena-
.gem dessa arrojada e utilissima invencao humana.

     (Sobre a mesa um iman natural e outro artificial; agu-
lhas de "tricot," de ago, e agulhas de ccrser; pregos, canivetes,
pennas, limalha de ferro etc.)

     Alumno.—(Mostrando o iman artificial.) 0 senhor ja
viu como esse objecto, que esta ahi emcima da mesa, e parecido
corn um, muito interessante, que o Arthur ganhou?
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    Professor. — Interessante porque?
     A.—Suspende agulhas, pennas etc.
    p. _ Como?
    A.—E' uma ferradura, que attrae pregos, canivetes, etc.
    p __ Ah! . . . ja sei. 0 objecto de que voce fala, nao e uma

ferradura;— chama-se iman. (Mostrando o iman natural.)

Pegue neste objecto e aproxime-o deste prego.
     ^._Oh! ... attrahiu o prego, como o iman do Arthur!
     p._pois este objecto, este corpo tambem e um iman,

mas um iman natural.
     A.—Quer dizer que o do Arthur nao e natural/

     p. — Exactamente. Examine bem este iman.
     A. — E' uma especie de pedra.
     p _Sim: e uma pedra maravilhosa, encontrada sornente

ern certas regioes. (Dando-lhe uma agulha de tricot, de aco.)
 Toque corn a agulha, nesta penna, que e de aco.) Que aconte-

 teceu?
     ^.—Nada. Nao houve attraccao.
     A. — Sera que a agulha de tricot nao e iman?
     p. _ Justamente. Erga a mesma agulha corn um iman.
     ^. _ Posso erguel-a corn o iman natural?
     p. — Sim. Agora, chegue-a perto da penna.
      A.—Corn a agulha presa ao iman?

     P. — Sim.
      A.—Ella attrahiu a penna!
     p._Chamamos a isso imantar ou magnetizar. A agulha

 ficou imantada.
      Friccionando-se uma folha de canivete corn este iman natu-

 ral ella tambem ficara imantada e podera attrair.
      A.—Fica corn as propriedades do iman?
      p._Justamente. Friccione este prego corn o iman.
      A.—Prompto. Esta bem friccionado.
      P.—Experimente agora erguer, corn elle, uma agulha

 de coser.
      ^. — Elle nao ergue. . . Porque sera?
      p.—Porque o ferro nao pode ser imantado.
      A.—Entao, ja sei: so o ago e que pode ser imantado.
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    P.—Sim: suspenda, horizontalmente, por este fio de
seda, a agulha de tricot, que esta bem magnetizada. Apro-
xime-a do prego.

     A.—Oh!... como a agulha esta procurando o prego!
     P. — Vamos agora attrair o papel corn o iman.
     A. — (Experimentando.) Nao attrae!
     P. — Nem tao pouco a madeira, o vidro, o cobre etc.
     Ponha embaixo do papel a sua navalhinha e experimen'e.
     A.—Agora, sim: attrahiu.
     P. — Os imans attraem o ferro e o aco, mesmo atraves do

papel ou do vidro. Ponha, Arthur, o seu iman nesta limalha

de ferro.
     A.—A limalha grudou no iman!
     P. — Principalmente onde?
     A. —Nas pontas.
     iP.—Sim: e nas extremidades dos imans que a attraccao

e maior.

                        A BUSSOLA

     (Sobre a mesa os mesmos objectos que os da licdo sobre o
iman e mais uma\ rolha e uma bussala.)

     Alumno. — Vamos dar outra vez a licao do iman? Eu ja

sei bem essa licao.
     Professor. —• Tanto melhor, pois a licao de hoje depende

de conhecimento do iman. Lembram-se como voces acharam o
iman maravilhoso? Hoje vamos aprender uma das suas utilis-

simas applicacoes.
     A.—Eu pensei que elle servia so para brinquedo!
     P. — Ora, vae ver como estava enganado. Suspenda, hori-

zontalmente, por estes fios de seda, estas duas agulhas de

tricot.
     A. — Como fizemos na licao do iman?

     P. — Justamente.
     A.—Ja estao magnetizadas?
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     P. — Ja. Toque-as um pouco; faca-as oscillar.
     A.—Voltam sempre para onde estavam.
     P. — Tome agora aquella agulha, que e furada no meio.

Pelo orificio faga passar este alfinete, prendendo-a a esta ro-
lha. Nao aperte muito.

     A. — De modo que ella possa girar?
     P. — Justamente.
     A.—A agulha esta magnetizada?
     P. — Esta, mas voce pode friccional-a melhor, si quizer.
     A.—No iman, nao e?
     P. — Sim . . . Que notam a respeito das nossas agulhas?

Fale quern souber.
     A.—As duas agulhas suspensas pelos fios, e agora esta

tambem, tomaram todas- a mesma direccao.
     P. — E que direccao e essa, aqui na sala?
     A. — Este canto e norte . . . Estao todas apontando o norte.
     P.—Muita attencao! A terra e um grande iman. A attra-

ccao que a terra tern sobre a agulha magnetizada, fazendo corn
que ella se dirija sempre para o norte, deu logar a invencao
deste instrumento (mostrando uma bussola) chamado bussola.

     A.—Que e bussola, professor?
     p. — A bussola nao e mais do que urna agulha magneti-

zada e equilibrada sobre um pivot e collocada sobre um qua-
drante. onde estao marcados os quatro pontos cardeaes: norte,
sul, leste e oeste. Veja, Alvaro, para onde aponta a agulha ou
o ponteiro da bussola?

     A. — Para o norte.
     A.—Justarnente: para o noj-te da sala.
     P. — Si .soubermos onde e o norte, saberemos onde estamos?
     A. — Basta saber um dos pontos cardeaes para se conhecer

 os outros tres.
     P. — Antes da invencao da bussola, guiavam-se os homens

pelo sol e pelas estrellas. Os marinheiros muito ganharam corn
 essa invencao.

     A. — A bussola, entao, e melhor do que o sol para a gente
 se orientar.
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     p. — Porque acha voce a bussola melhor que o sol?
     A. — Porque o sol, as vezes, esta escondido pelas nuvens.
     p. _ Muito bem. A invencao e o uso da bussola facilitaram

e desenvolveram extraordinariamente a navegacao.
     ^. — Havia mesmo de ser desagradavel estar-se em pleno

mar e nao saber onde se estava!
     P. — Tambem para os cacadores e exploradores a bussola

tern grande utilidade.

     Professor. — (Mostrando um pedaco de pao.) Eis aqui
um alimento que todos voces conhecem. E' um alimento pre-

cioso.
     Alumno. — Sera que e mesmo peccado jogar fora o pao?
     P. — Peccado, propriamente, talvez nao seja. E' um modo

de se ensinar as criancas a nao o desperdicarem.
     A. — Quando ha tanta gente sem pao, nao devemos mesmo

desperdical-o!
     P. — Demais, levando em conta nao so a sua utilidade

como alimento, mas tambem o tempo e o trabalho gastos em pro-
<luzil-o, vemos quao precioso elle e!

     A.—0 pao e feito de trigo, nao e?
     P.—Sim: geralrnente o pao e feito de farinha de trigo.

Vejamos quanta cpisa e precise para obtermos o pao!
     A.—Precisarnos primeirarnente do trigo.
      A. — Aqui o trigo nao se da muito bem, nao e verdade,

 professor?
     P.—Exactamente: elle gosta de climas bem frios. 0 Rio

 Grande do Sul e o nosso Estado productor de trigo.
      A.—Donde vem tanto trigo corn que fabricamos o nosso

pao?
P. — Da Argentina e da America do Norte.
A.—Eu gostaria bem de ver trigo plantado!
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     P.—(Mostrando espigas ou estampas de trigo.) Plan-
tado, nao temos aqui, mas por esta estampa voces verao que
geito tern o trigo, pelo menos em espiga.

     A.—Como e bonito!
     P.—Quando verde, e lindo! A plantagao de trigo e um

vasto oceano verde-esmeralda ondulando ao vento ... Que sera
preciso para a cultivacao do trigo? Sabem?

     A-(?)
     P. — Pois nao e necesario preparar a terra?
     A.—Ah! . . . sim. Precisamos arar, limpar e aduhar bem

o solo.
     P. — E depois?
     A. — Depois semear.
     P. — Muito bem. Passadas algumas semanas comeca a ap-

parecer a planta. Cresce entao depressa, formando altas hastes
ocas, mas fortes. Nestas hastes ha nos donde saem as folhas . . .
Olhem bem para esta gravura.

     A.—As folhas parecem capim.
     P. — 0 trigo perten'ce a mesma familia que o capim: e

uma grajninea. Continuem a examinar a figura.
     A. — As espigas saem de cima.
     P. — Sim, no topo. Sao verdes e pequenas a principio;

crescem porem depressa. 0 sol quente do verao tosta as hastes
e amadurece as espigas.

     A. — Depois de maduras, tern que ser colhidas?
     P. — Nao so colhidas como batidas, para dellas sahirem

os graos. Machinismos aperfeigoados cortam, colhem e lim-
pam o trigo.

     A.—Ainda tern de ser moido.
     P. — Sem duvida. As sementes sao moidas em moinhos, ou

outras machinas aperfeicoadas.
     A. — As sementes nao tern casca?
     P. — Tern, sim, uma casca como a do arroz, da cevada,

 do centeio etc. Essa casca presta-se para farelo.
     A. — E' o farelo que se da aos animaes?
     P. — Si|m. Os tnoinhos tiram o farelo, que tambem e
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reduzido a farinha. Ha moinhos a vento, a vapor, a agua, ou
a electricidade.

     ^4. — Os moinhos a agua sao construidos perto dos rios?
     P. — Quasi sempre . . . Qualquer que seja a forca motriz,

ella e utilizada para dar movimento a enormes pedras chamadas
/reos. A m6 inferior e fixa; a superior move-se sobre a outra, tritu-
rando os graos ahi depositados, reduzindo-os a farinha.

     A.—As nossas mos, isto e, os nossos denies molares sao
ao contrario: os superiores sao os firmes.

     P.—Bravo! Muito bem observado, Julio! Bern se ve que
esta compreendendo! Depois de moido, e o trigo peneirado.
Corn os aperfeicoamentos modernos, vae o trigo directamente da
m.6 aos saccos. E' a farinha de trigo.

      A. — Quanto trabalho e despesa para se conseguir essa
farinha!

      A. — E ainda falta o trabalho todo que o padeiro tern.
      A.—Vou ter muito cuidado em nao estragar mais o pao.

                        0 ASSUCAR

     (Sobre a mesa, amostras de differentes especies de assu-
car, canna etc.)

     Professor. — (Dando aos alumnos sal e assucar para pro-
varem.) Que e isso que voces acabaram de provar?

     Alurnno. — Eu provei assucar.
     A.—Eu provei sal, pensando que ia provar assucar!
     P. — (Dando assucar ao alumno que provou sal.) E, agora?
     A.—Agora, sim: isto e assucar.
     P. — Como e que voce soube, como distinguiu?
     A. — Muito bem; pelo gosto.
     jP. — Que gosto tern o assucar?
     A. — E' doce.
     A. — Pela cor, as vezes nao se pode reconhecer o assu-

car.
     A. — 0 sal tambem e branco.
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     P. — A palavra assucar vem da palavra L'hibetana — sa-kar,
que significa terra, poeira branca. . . E donde nos vem essa
poeira branca de que voces e as formigas tanto gostam?

     A.—Vem da canna de assucar.
     P. — Mas, sera somente da canna que poderemos extrair

o assucar?
    •A.-(?)
     P.— 0 assucar e muito espalhado na natureza, especial-

mente nos vegetaes e notadamente na canna e na beterraba.
     A.—Algumas frutas tambem tern assucar, nao e verdade?
     P. — Justamente, tanto que sao doces, como a laranja, a

banana, a uva etc.
    'A.—Certos legumes e cerlas hastes tern assucar?
     P. — Isso mesmo. A seiva de certas arvores tambem produz

assucar.
     A.—As abelhas tambem nos dao o mel, que e doce.
     P. — E um assucar natural . . . Mas, donde e que ellas S-i-

ram esse mel?
     A. — Das f lores.
     P. — Podemos, pois, dizer que quasi todo o assucar e pro-

duccao vegetal. Assim, o vegetal que produz quasi todo o as-
sucar que consumimos aqui no Brasil, qual sera?

     A.—(Mostrando a canna de assucar.) E' esse que esta
pintado ahi.

     P. — E como sera que tiram o assucar da canna? Que sera
precise fazer em primeiro logar?

     A. — Espremer bem os caules das cannas.
     P. — Justamente. Chama-se a isso — moer.
     Essa operacao e feita em engenho's, isto e, machinas onde a

canna passa entre cylindros pesados.
     A.—Fica so o bagaco, nao e?
     P. — E o que sae, o que e?
     A. — 0 caldo que sae e a garapa.
     P.—- (Molhando assucar corn bastante agua.) Digam-me

o que entrou na formacao desta calda, desta garapa?
     A.—Agua e assucar.
     P. — Ve voce agora o assucar?
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     A. — Nao vejo, nao, senhor.
    P. — Quando assucar e agua se encontram o que acontece.^

    ^4,—A agua dissolve o assucar.
     p.' _ Como poderernos fazer desapparecer a agua que esta

misturada corn o assucar?

     ^ _ (9)
     P. — Fervendo, ou deixando a agua assucarada exposta ao

sol.
     ^ — E ahi apparece o assucar?  .
     p.'—A evaporacao faz corn que a agua desappareca e

fiaue so o assucar.
     A. — Entao, deve-se deixar a garapa ao sol para virar em

 assucar?                              .  .      .r- ..i
     p.—Nao. 0 caldo ou garapa e pnmeiro punficado.

     ^._Como e que purificam?
     P.—Fervem a garapa, as vezes, corn um pouco de cal.

 As impurezas sobem entao a superficie do liquido.

      A.—Ficam na espuma?
      P —Sim e podem ser facilmente retiradas. 0 hquido

 do fundo e o melado. 0 melado, quando crystallizado, e o as-

 sucar mascavo.
      ^__Egse e escuro. . . E o assucar branco?
      p.'_0 melado e dissolvido em mais agua, sendo-lhe ad-

 dicionado um p6 negro, o carvao animal.
      A.—De que e feito esse p6?
      p._E' obtido calcinando-se ossos de animaes.
      A.—E para que se poe esse carvao?

      P.—Para filtrar e clarear o liquido, pois esse carvao
  tern a propriedade de absorver as materias corantes.

       A.—Quanto trabalho nao da o assucar desde a^ planta-
  cao da canna ate que fique prompto para o nosso cafe!

       A.—Mas, vale a pena!
       A.—Quanta falta nao nos faria o assucar!
      p.—Sim: o assu'car e um dos artigos de maior consumo

  mundial, um do,s que avultam no commercio industrial.
       A.—0 Brasil produz bastante assucar, nao produz?
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     P. — Quasi todo o territorio brasileiro presta-se a cul-
tura da canna. Pernambuco e o nosso Estado assucareiro.

     A.—ES. Paulo?
    iP. — S. Paulo vem ern quarto logar. E' pena que nao

cuidemos mais dessa cultura e industria. Poderiamos expor-
tar cem vezes mais assucar do que exportamos.

     A.—Na minha fazenda vou plantar somente canna.
     P. — E deve dar a essa cultura um cunho moderno, corn

todos os recursos da mecanica agricola.

                      A MANTEIQA
     Professor. — Que mancha e essa na capa de seu livro,

Manoel?
     Alumno. — De certo e da manteiga do meu lanche.
     P. — E' preciso ter mais cuidado, embrulhar melhor o

lanche, para que isso nao aconteca mais.
     A.— Ainda bem que o livro estava corn capa!
     A.—Parece mancha de gordura.
     P. — E e mesmo. Pois a manteiga outra coisa nao e si-

nao gordura.
     A.—Mas, que coisa interessante: a manteiga tern gordura

e o leite de que a manteiga e feita nao tern!
     P.—Como nao! Parece que nao tern, mas tern.
     A. — Mas, nao se ve.
     P. — 0 leite esta cheio de pequeninas particulas de gor-

dura.
     A.—E' mesmo! Estao espalhadas e misturadas nelle.
     P. — A gordura nao fluctua em massa, no leite.
     A. — E' por isso que nao se a percebe.
     P. — A gordura esta contida em grande numero de pe-

queninos globulos e, cada globulo esta bem envolvidinho numa
finissima membrana.

     A. — E como e que se faz a manteiga? Como e que se
retira essa gordura do leite?

     P. — Nunca repararam como o leite, deppis de immovel
por algum tempo, cobre-se corn uma pellicula amarellada?



REVISTA ESCOLAR47

     A. — E' a nata, nao e, professor?
    |P. — Justamente. E' ahi que esta a manteiga.
    Ha machinas que desnatam o leite.
     Poe-se entao a nata em baratas ou batedeiras, que sao

machinas proprias para o fabrico da manteiga.
     A.—E bate-se?
     P. — Sim. Fabricar manteiga chama-se mesmo bater

manteiga.
     As baratas ou batedeiras reunem os globules de gordura

de que falamos. 0 leite e agitado ou batido de tal forma que
as membranas, que contem os globulos, se partem.

     A.—E a gordura sae?
     P. — 0 bater ainda reune a gordura, agora solta das mem-

branas, formando uma massa gordurosa.
     A. — E' a manteiga?
     P. — Justamente. 'Portanto, a manteiga e gordura.
     A. — Pela mancha no livro do Manoel, via-se mesmo que

era gordura.
     A. — Quern sera que inventou tirar a gordura do leite,

fazer manteiga?
     P. — Essa invengao e attribuida aos arabes.  E, como

 tantas outras, foi resultado do acaso.
     A. — Como foi?
     P.—Conta-se que os arabes, tendo post', teite em saccos

 de pelles, para transportal-o atraves do deserto, acharam no
 fim da viagem em vez de leite—manteiga. Os camelos bn-
 teram o leite.

     A.—Que boa invencao! Eu gosto bem da manteiga.
     A. — Quanta coisa boa nao se faz corn manteiga!
     P. — Alem de ser gostosa, e excellente alimento. Nalgu-

 mas partes da Europa usam a manteiga como unguento, prefe-
 rindo o azeite como alimento.

     A.—iEu nao quero saber disso! 0uero manteiga no

 meu pao.
     P.—Faz bem; voce nao tern mau gosto, nao!
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                        o cHApeo
     Professor.—Voces nao calculam como estou contrariado!

     Alumno. — Porque, professor?
     iP. — Pois nao sabe? Voce nao viu como seus collegas se

portaram mal no recreio? Correram, gritaram, agarraram-
se, jogaram papel pelo chao; chutavam e jogavam chapeos para o

ar . . .
     A.—Sim, senhor. 0 senhor tern toda a razao de estar

aborrecido. Peco-lhe desculpas por meus collegas.
     P. — Espero que nao continuarao a proceder assim . . . Al-

varo, va agora ao cabide e traga de la os chapeos do Laercio,
do Jose, do Luiz e do Limongi.

     A.—Aqui estao, professor. Oh! como estao sujos! A pa'
Iheta do Laercio esta quebrada!

     P. — Vejam voces a consequencia dos maus brinquedos.
Os chapeos ficaram sujos, amarrotados, estragados. Voces sa-
hem quantos sacrificios fizeram sens paes para comprarem
esses chapeos? Voces sabem quanto trabalho e despendido para
fabrical-os? Nao sabem nada disso, pois si o soubessem, nao
teriam feito o que fizeram . . . Aproveitemos a occasiao e vamos
falar do chapeo. Quaes os chapeos que voces conhecem? Podem
falar.

     A. — Chapeos de feltro.
     A.—De pelle.
     A. — De velludo.
     A. — De linho.
     A. — De seda.
     A. — De pallia.
     P. — Perfeitamenle. Sabem quaes sao as melhores las

 para a fabricacao de chapeos?
     A.-(?).
     P. — Sao as da Australia e da Argentina. A franceza, a hes-

panhola e a ingleza nao sao melhores.
     P. — De que serao feitos os chapeos de palha? Alguem

 sabe?
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      A.-(?)
      P. — Os chapeos de palha fazem-se de folhas de palmei-

 ras, fibras de canico, bambu, palha de arroz, palha de trigo etc.
 Sabem quaes sao os mais finos chapeos de palha?

      A.-(?)

     P.—Vou dizer-lhes: sao os de Panama e de Manilha. Os
 da China e Japao sao mais ordinaries. A Italia tern excellentes fa-
 bricas. E no Brasil havera muitas fabricas de chapeos, Jorge?

      A. — Ha, sim, senhor.
     P. — E aqui em S. Paulo?
      A. — Aqui temos diversas, no Cambucy, Villa-Prudente etc.

     P.—Sim. Vamos estudar rapidamente a fabricacao dos
 chapeos. Para essa induajtria empregam-se: grandes tanques
 para a lavagem das las e palhas; estufas para seccal-as; caldei-

 ras para preparar o feltro; mesas de marmore para extendel-o;
 prensas para amalgamar a materia, reduzindo-a a pastas; cov-
tadora de pelles: f6rmas especiaes etc.

     A.—Como^se preparam as materias para o fabrico do
chapeo, professor?

     P- — Vejamos primeiramente o chapeo de la. Chegada a la
na fabrica, e lavada e branqueada por processos chimicos. De-
pois, vae a seccar em estufas.

     A.—Estufos?!
     P.—Sim: estufas sao uma especie de fornos proprios

para a seccagem.
     Em seguida, vae a la para a machina de cardar. Depois,

passa para outra machina e ahi e transformada em uma massa
que e extendida em mesas de marmores. Uma vez fria e secca,

es&a massa vae para a. prensa onde e reduzida a pastas que,
depois de cortadas e lisas, estao promptas para tomar a forma
que desejar o fabricante.

     A. — Porque o chapeo tern lustro, professor?
     P. — Porque se Ih'o da corn ferros proprios. Vejam quanto

trabalho da um chapeo para ser fabricado. Nas fabricas de cha-
peo,s, meus meninos, trabalham milhares de operarios . . . Quaes
as cores que voces conhecem para chapeos? Podem falar.
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     P. —'A -arte de 'curHr, de preparar o couro. e uma das
-mais antigas. No Egypto antigo muitos eram os:cortumes.^Nb^
museus podem ser vistas, bem conservadas, correias e ciiitas-
cingindo mumias, isto e, corpos embalsamados de r.eis, prmci-

pes e ,outras personagens daquelle tempo.
     A.—Ha muito tempo, entao!
     P.—Sim:'ha muitos seculos. Desde esse tempo ate aos

 nossos dias, e difficil achar povo que nao tenha preparado as

 pelles dos animaes, transformando-as em 'oouro.
     ^,—E preparavam as pelles como se faz hoje?

   . p._Differentes tern sido os processes usados; mas to-
 dos elles se baseiam no mesmo principio: empregar na pelle doe

 animaes, substancias que tenham tamno.

      A. — Tanino?\
      p._Sim: o tanino e uma substancia adstringente, que se

 encontra na casca de certos vegetaes. Mas, continuemos a nossa
 palestra sobre o couro. Donde vira tanto couro de que a humi-

 nidade precisa?
      A. —Vem dos animaes como o boi, os quaes sao sacrifica-

 dos para nossa alimentacao.
      p. — Mesmo assim, nao chegaria esse couro.
      A.—Entao, o remedio que ha e aproveitarmos a pelle de

 outros animaes.
      P. — Vejamos os animaes que nos ^fornecem couro.

      A. — 0 boi e a vacca.
      A. — 0 carneiro e o cabritb.
       A.—0 cavallo da couro forte.
      p, _ Qs animaes que vivem em logares montanho&os onde

  se acham expostos as intemperies, dao couro melhpr que os gordos

  e bem tratados.
       A.—Que interessante!
       p _ Elles tornam-se rijos e a sua pelle tambem . . . Mas,

  que outros animaes ha que nos fornecem couro?

       ^_ _ {^\
       p _ Muitissimos. A phoca e o kanguru dao excellente

  couro. Os elephantes, rhinocerontes e hypopotamos dao couro
  grosso e resistente. A pelle de baleias, bufalos, veados e aprovei-
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tada como couro. 0 crocodile, no qual a gente nao gostaria de

tocar quando vivo, nos fornece excellente couro para carteiras

e malas.

     A.- E eouro artificial nao se pode fazer?

     P. - - Muitas tern sido as tentativas para imitar o couro

natural, mas ate hoje nada poude realmente substituil-o.

                    0 GUARDA-CHUVA

     Professor. — Como foi voce molhar-se desse geito, Arthur?
     Alumno. -— 0 meu guarda-chuva esta estragado. Quehrou-

se este ferrinho daqui, e agora elle nao para aberto.
     P. — Esse ferrinho de que voce fala, e uma pequena

moid, uma peca de metal que se pode abaixar ou levantar para
<me o guarda-chuva fique ora fechado, ora aberto.

     A. —- (Mostrando o guarda-chuva.) Foi justamente isto
que se quebrou. Foi a mola.

     P.   Traga o sou guarda-chuva aqui, para conhecer-lhe as
differentes partes . . . Olhem todos para este guarda-chuva, coin
atlencao, afim de responderem bem as minhas perguntas.

     Esta p'lrle, de panno, como se chama?
     A. —- E' a capa.
     P. — Muito bem. Mas sera uma so peca?
     A. -- Nao. E' dividida em partes.
     P. — Quantas? Conte-as, Jorge.
     A.— (Contando.) Sao oito.
     P.-  Sim: oito nesgas triangulares. Vejam bem. A maior

parte dos guarda-chuvas tern oito nesgas, ou gomos. Ha alguns
de dez, doze e ate dezesseis. Continuem examinando o nosso
guarda-c'huva. Alem da parte feita de panno, o que mais vemos
no guarda-chuva?

     A. -- 0 cabo.
     P.--Sim: e pode ser feito de ([lie?
     A. — De madeira.
     A. — De osso.
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     A. — De marfim.
     A. — De chifre.

     A. — De prata.
     A. — De ouro.
     p. _ Muito bem. E esta parte aqui, que nome tern? Quern

sabe?
     A.—Essa parte nao e a armacdo do guarda-chuva/.
     p _ ]E' isso mesmo. A armacao e quasi sempre de ferro, e

as veze's de madeira. (Mostrando.) Esta parte em continuacaodo
cabo, onde fica a armacao, e a haste do guarda-chuva. No fun

dessa haste, esta a ponta.
     A.—E' na haste que esta a mola para abrir e fechar o

guarda-chuva.
     p._E estes ferrinhos que sustentam a capa, que for-.

mam a armacao, como se chamam? Sabem?

     A.—Eu nao set, nao, senhor.

     P. — Sao as varetas.
      A. — Nesse guarda-chuva ha umas varetas menores do que

 as outras. Todos os guarda-chuvas serao assim?

     P. — Muilo bem observado, Julio! Essas varetas menore.
 encontram-se em poucos guarda-chuvas e chamam-se esticadores.
 Nao sao pecas essenciaes dos guardas-chuvas; sao ate hem di-

 pensaveis.
      Abra, aos poucos, esse guarda-chuva, Mano, (- va olhamlo

 como funccionam os eslicadores.

      A.—Que interessante! Estas varetas curtas empurram a-
 mais compridas, fazendo-as esticar a fazenda.

      A.—E' verdade! Quanta coisa ha que a gente ve e nau

 repara!
      A.—E" uma mesma pessoa que faz um guarda-chuva

 completo?
      p. _ Sim, mas as diversas pecas vem, quasi sempre, ate

 de cidades e paizes differentes. Dalguns logares vem as va-
 retas; doutros, a haste, e assim por deante.

      A. — A .especialidade dalguns fabricantes e o cabo, nao

 e mesmo?
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     A.—Em 1780.
     p,—Muito bem! Mesmo nesse tempo dividiam-se as pes-

soas em tres classes: a classe que podia ter carro e nao preci-
sava de guarda-chuva; a que nao podia ter carro, mas podia ter
guarda-chuva; e a classe que nem carro nem guarda-chuva po-

dia comprar.
     A. — Entao, era objecto de luxo?
     p. _ E' verdade, mas hoje ha guarda-cliuvas de todo o

preco e qualquer pessoa pode obter esse util objecto.
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mendo a observancia rigorosa da regra de "nunca permittir-se-
trabalho negligente."

     Duas coi&as sao necessarias a acquisicao da calligraphia:
primeira, a forma das letras; segunda, os movimentos da penna.

     Quanto as f6rmas, ja'se acham estabelecidas convencional-
mente pelas mais altas autoridades em calligraphia deste paiz.

     Em todas as nossas escolas, como sabeis, os diversos sys-
temas calligraphicos apresenlam subslancialmente as mesmas
f6rmas em todas, a obliquidade das letras (entre 51 e 52 graus)
e quasi idendca.

     Nao me compete discutir a razao ou a sem-razao disso. 0
que e facto e que os alumnos, ao entrarem para as classes su- ,
periores do curso de grammatica ou do curso primario, ja se
acham nellas exercitados.

     0 que importa neste caso, em attencao a economia de tempo,
e que desde comeco, isto e, desde o inicio da escola primaria,
a crianca venha tracando correctamente todas as letras, de
modo que nao mais precise exercitar-se posteriormente.

     Si se Ihe permittir que manifesto, ao iniciar corn o lapis
os trabalhos escritos, o que se chama a sua individualidade,
isto e, o escrever de qualquer maneira ou de todas as maneiras,
maior trabalho dara o seu aperfeicoamento calligraphico, quando
tiver de usar da penna. Seria preferivel que nunca tivesse
escrito!

     Muitos prbfessores julgam que uma so forma fixa calli-
graphica, para toda uma classe, prejudica a individualidade
da crianca, destruindo-lhe o caracter que soe manifestar-se atra-
ves da calligraphia.

     0 argumento e fraquissimo.
     E si nao, pelo mesmo motivo deveriamos consentir que cada

crianca, ao ler, pronuncie a belprazer todas as palavras, pois
que a pronuncia fixa, adquirida pelo habito, podera tambem
affectar-lhe seriamente a individualidade!

     Nao,' a razao verdadeira nao e essa, mas sim a de nao sa-
berem os proprios professores a callig'raphia correcta, nem que-
rerem dar-se ao trabalho de aprendel-a.
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     Nao Ihes sigaes, porem, o piso: exercitae-vos sempre e
por uma pratica conslante e cuidadosa, afim de conseguirdes
fornecer a vossa classe, tracados no quadro-negro, modelos

perfeitos por onde ella se possa guiar.
     Quanto a essa questao de caracter, ha uma regra que deveis

 seguir sempre, quer se Irate de exercicios escritos, quer doutra
 qualquer disciplina escolar — a da precisdo preceder a facili-
 dade — ou por outras palavras, de ser a forma estabelecida

 correctamente feita e adquinda.
      Formado entao um caracter na crianca, esse tal caracter

 se manifestara, naturalmente, na calligraphia.
      Alem disso, a penosa atlencao exigida para decifrar os

 manuscritos dos grandes escritores, homens ou mulheres, podera

 ser applicada corn mais proveito noutras coisas mais uteis.
      A base da calligraphia e nos exercicios de linguagem es-

 crita que melhor se aprende, como alias ja o demonstramos,
 ao tratarmos dos principios da leitura, isto e, que cada palavra
 lida pela crianca no quadro-negro seja cuidadosamente copiada

 na lousa ou no papel, corn todo o rigor.
      A outra calligraphia, aquella que chamaremos technica,

 por ser destinada tao somente ao aperfeicoamento dos traces,
 podera ser ensinada simultaneamente, de accordo corn certos
 principios elementares, que sao as chaves do seu successo.

      Deveis procural-os e seguil-os, que sera certo o vosso exito.

  (*)
               0 MOVIMENTO AO ESCREVER

      Logo que a crianca saiba tracar a lapis, sem hesitacao,

  as f6rmas de todas as letras, ensinae-a a escrever corn a penna,
  isto, porem, somente quando ja estiver cursando o 2.° anno.

       Este sera um exercicio de pura gymnastica, e como a todo
  exercicio congenere, devereis exigir-lhe que os movimentos e

      ("•)  I'arkcr acoiiKclha cuiiii^ar-sc a c'alligraphia twiinica, primeiro corn
» ItAra. i, quo foriieecrfl os cicincntos para a forma(;5o dd u, w, z, x, v, n, m,
t, 1, b, h, k, que Ihe seg-uirao, vindo dppois — e, o, c, a, d, g, .!, y, p,
f r '•• >', finaliiicntr, ;is Ictras iiiil.iuKriilas, ;issim grupadas: A, N, M — T,
F-'U,'K-P, B, R-^ L, G-I, J-X, Q, 7., V, Y, V,W-0-C, E, D.
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 posicoes sejam feitos corn a mais escrupulosa precise p exacti-

 dao.

      Na realidade, uma so difficuldade existe para o rnanejo

 da penna: e que o aprendiz consjga fazer corn as pontas ambas

 della uma linha perfeitamente lisa.

      No mais. so aconselho pouquissimas direccoes, que, entre-

 tanto, deveis exigir sejam cumpridas estrictamenle. e sao as se-

 guintes:
      Posicao natural e commoda no banco; os dois pes firmes

 no chao; os joelhos formando um angulo pouco maior que o

 angulo recto; o ante-braco apoiado a mesa; o cotovelo formando

um angulo maior que o recto; descansar a mao que escreve sobre

a unha do dedo annular; segurar a caneta entre o pollegar e

os outros dois dedos seguintes, de modo que ella descanse sobrc

a articulacao.

     Qualquer dessas posicoe? sera, porem, de pouco proveito

si andar divorciada dos exercicios gymnasticos que prescrevo.

     Bastam alguns mezes de exercicios taes, mas methodicos

e ngorosos, para que cada crianca adquira uma excellent" ea1li-
graphia, dado que Ihe nao sol)revenham defeilos physicos

     IMPORTANCE DO BRINQUEDO NA EDUCACAO

                              II
     Talvez nenhuma outra theoria, no campo educativo. tenha

feito nestes ultimos annos, maior progresso que a da impor-

tancia do linnquedo organizado.

     Nao ha muito tempo Froebel achava-se so, quando decla-

rava que "nos j6gos da infancia esta o embryao da vida toda "

e quando optava pelo uso do brinquedo como meio educativo.

       .-•J" ein dia, qualquer livro sobre o estudo da crianQa,

consagra muitas paginas a discussao do brinquedo, e alguns cur-'

sos modernos de escolas normaes educam os professores na

pratica que prova essa theoria. Mas nem todos, professores e
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leigos, reconhecem ainda o valor do brinquedo, e nem estao
todas as criancas recebendo essa educacao de accordo corn a

theoria que ella encerra.
     A theoria dos j6gos e brinquedos e um estudo fascinante,

que bem merece a attencao dos professores. Trataremos aqui

apenas dalguns pontos mais importantes.
     Ha varias theorias. A theoria physiologica classifica o brin-

quedo como uma necessidade physica, nao so porque fornece
meios de eliminacao de energia superflua, como ainda a res-
lauracao dos poderes exhaustos. A theoria hiologica assenta que
o brinquedo baseia-se nos instinctos da raca, e que as accoes es-
pontaneas dos j6gos sao as que a crianca necessitara mais tarde
nas suas occupagoes; que o brinquedo habilita a cnanca a ser
cidadao, soldado, scientista, creador etc., etc. A theoria psycho-
 logica trata dos effeitos mentaes, e pode ser denominada: "A

 descoberta da crianca em si mesma."

      Ha certas coisas que loda cria.sca gosta de fazer: cantar,
 conversar, agradar animaes, desenhar, admirar o bello e brincar.

      No brinquedo, como em qualquer outra coisa, a crianca
 precisa de direccao. 0 brinquedo para ser effective, cumpre,
 pois, ser organizado. 0 brinquedo organizado e direito de toda

 crianca.
      Assim elle offerece excellente meio para fornecer a cria-

 anca dois factores indispensaveis a vida: concepcdo do valor e
 necessidade da lei; opportunidade para agir, para fazer.

      A crianca aprende que nao pode brincar ou jogar sem su-
 jeitar-se as leis do jogo; este conhecimento leva-a a apreciar as

 leis do estado e da vida.
      Ainda mais: a crianca dos nossos dias nao tern a opportuni-

 dade nem o incenlivo de fazer, como tinham as criancas de ge-
 racoes passadas, pois tudo se Ihes apresenta facil, prompto. Na

 maioria dos seus divertimentos a crianca observa ou escuta; con-
 sequentemente a sua individualidade nao se desenvolve. A cn-
 anca precisa fazer, como um ser que produz, que realiza. Os

 j6gos offerecem-lhe muitas vezes a unica occasiao para essa rea-
 lizacao. Sabemos que hoje em dia, o grau da adaptabilidade
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e ,a medida do successo dum homem, e que a educacao deve

encaminhar-se nesse sentido.
     Nos j6gos a crianca tern occasiao de formar esse poder.

Os j6gos constituem, por assim dizer, um mundo em miniatura,
no qual a crianca aprende a necessidade e a recompensa da
adaptabilidade. Nos j6gos que exigem observacao, aprende que
precisa ver depressa; nos que dependem de habilidade.
aprende que precisa ser esperta e segura; nos j6gos de advinha-
cao, que precisa pensar depressa; no jogo de pegador e seus
congeneres, aprende que precisa ser physicamente apta; nos j6gos
dramaticos e de roda, aprende que precisa estar prompta para
desempenhar os papeis menos importantes e a gozar dos pra-
zeres alheios, nos j6gos collectivos aprende a cooperar.

     Em um e em todos elles aprende a crianca a necessidade e
o valor da equidade; a governar o genio; a saber perder; a
obrigacao e a recompensa de esperar pela sua vez.

     Corn o conhecimento destas verdades, sera possivel negar
a assercao que os j6gos contituem a prepara^ao para a vida?

                     PELAS ARVORES

     Inspirados nas palavras de illustres poetas, e impellido-
pelo desejo ardente de secundal-os na sua santa cruzada em
prol das arvores, nos animamos a synthetisar aqui as suas ideas.

     E' nosso escopo unico prestando um pallido concurso a
esses escritores, diffundir entre os professores e por inter-
medio destes, entre as criancas, a benemerita campanha pelo
reflorestamento do Brasil.

     Lemos ha tempos que quando o celebre lestamenteiro de
Jerome Coignard, o notavel francez Anatole France nos
visitou, nao Ihe faltaram homenagens diversas, banquetes etc.
A indifferenca, porem, corn que eram recebidas, pelo illustre
hospede, todas as festas em sua honra, ja impressionava desa-
gradavelmente, quando alguem se lembrou de offerecer-lhe
um passeio campestre, la pelas bandas da Cantareira. Ate ao
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Horto Florestal nao tinha ainda a comitiva do illustre visitante
conseguido mudar-lhe a attitude de indifferentismo. Quando.
porem, comecou a serpentear por entre as mattas, o semblante
de Anatole inundou-se de alegria e elle sorria e exclamava: "Isto,
?im, e que la nao temos! Eu nao quero ver edificios; estou farto
de architectura que vulgarizou e tornou desinteressante todas as

cidades do mundo. Eu quero ver arvores . . . arvores . . . um
 pedaco de matta virgem dentro do proprio coracao da cidade!"

      E era justa a sua queixa, e era sincera a sua satisfaccao!

      Os homens, no doido afan de semear cidades, vao devastando
 sem piedade as nossas mattas, esquecendo-se "do papel que as
 florestas desempenham na economia moral e physica dos povos."
 Em seu cerebro, onde a cultura ]a Ihes permittiu chegar ate as
 nuvens e navegar sob as aguas, infelizmente ainda nao penetra-
 ram aquellas acertadas palavras corn que alguem exclamou: "To-
 dos os povos terao que morrer, quando morrerem as suas flores-

 tas."
      Apesar da grande cultura physica, moral e intellectual do

 jovem povo deste paiz tao novo, elle se esqueceu de que "plantar
 arvores e plantar em terra a bandeira verde da nossa futura

 victoria economica. Cada arvore que espalma sua coma ao vento,
 e um pendao de desafio a penuria e a miseria."

      A verdade e que os homens, depois que construiram suas
 casas, queimam as arvores para fazer carvao. Elles nao veem o
 futuro negro que nos aguarda e nao querem enxergar na mudanca

 do nosso clima e n,:> secca que nos ameaca, as trevas, a para-
 lizacao dos bondes, o fechamento das fabricas, a fome, as greves
 etc.; que todos esses horrores sao oriundos da devai-tacao de nossas

 florestas. Zombam das calamidades terriveis que nos ameacam,
  achando que so os poetas as prophetizam, so elles as enxergam
  corn os olhos de sua alma sonhadora. Nao se lembram elles
  que o grande embaixador inglez — Talleyrand — quando visi-

  tou os E. Unidos, deu a poderosa nacao norte-americana o se-
  guinte famoso e saliitar conselho: "Plantem, dizia elle ao povo,
  cereaes n,as planicies, arvores frutiferas nas alturas medias e
  reservem os cimos dos terrenos para a matta protectora das
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aguas." E o grande Talleyrand, nao era poeta, nao era um
sentimental.  Tambem o valoroso general Pershing, o bravo
commandante em chefe das forcas americanas na Europa,
quando ha pouco nos visitou, disse: "Os povos da Ame-
rica nao pensam num future proximo ao deixarem sem defesa
as suas reservas florestaes." E o grande guerreiro nao e um
glosador de arvores.

     Nao e bastante o professor ensinar na escola as criancas
que nao maltratem as arvores. Nao e bastante a "Festa das
Arvores," que todos os annos se realiza em nossos estabeleci-
mentos de educacao. Precisamos ir alem. Ensinemos as criancas
a plantar uma arvore, intensifiquemos o ensino da silvicultura.
Instituamos, sem demora, o Codigo florestal. "Devastar o sertao,
sem cogitar do Brasil futuro, e uma agonia antecipada."

     Para traz, pois! Nem mais um goipe mortal contra o "exer-
cito verde, que caminha pelos sertoes," como affirma Shakes-
peare. "Defendamo's as arvores, defendendo as reservas da
nossa fortuna."

     "Cavemos a terra, plantemos nossa arvore."

     Quando uma crianca entra para a escola primaria, leva
em sua memoria, imagens de coisas observadas no mundo

exterior.
     Essas imagens formulam em seu espirito diversas ideas

qiie, relacionadas entre si, constituem o pensamento.
     Toda crianca encontra alguma difficuldade em associar

seus pensamentos corn as palavras faladas, isto e, manifestar
oralmente suas ideas.

     Ao iniciar o ensino de leitura a uma classe de primeira
matricula, o principal trabalho do professor, consiste no se-
guinte: observar, rigorosamente, o cabedal de ideas que os
alumnos trouxeram do mundo exterior e conduzil-os a manifestar
seus pensamentos por meio de sentencas oraes.
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     Este passo sera processuado em forma de palestras entre
professor e alumnos, constituindo o auto-estudo destes.

     Nestas palestras o professor devera aceitar sempre o estylo .
natural da crianca, isto e, o seu modo proprio de exprimir oral-

mente o pensamento.
     Si, no entanto, o professor deixar de seguir este precioso

requisito pedagogico, obrigara o alumno a um arduo trabalho
mental, constituido pelas respostas exigidas por sentencas com-
pletas, correccao de certos vicios de linguagem etc ...

     Todas essas imperfeicoes serao corrigidas mais tarde, isto
e, no acto da allianca da sentenca oral corn a sentenca escrita,
porem, dum modo natural e pedagogico, sem obrigar o educando
ao esforco de memorizacao.

     A importancia da phase preparatoria, constituida pelas
palestras expostas, e facil e claramente demonstravel, porque:

     1." Desembaraca as criancas do acanhamento natural que
trazem de seus lares, especialmente as que residem nas zonas
ruraes, e as torna conscientes de seus actos mais communs e de
suas posicoes relativas a sociedade.

     2.° Torna o professor sciente do grau de capacidade
de cada alumno, habilitando-o a apreciar, directa e naturalmente
as differencas e semelhancas existentes entre todas as criancas.

     Finalmente, enriquece o vocabulario dos alumnos recem-
matriculados, base primordial para se ministrar.o ensino de lei-
tura pelo methodo analytico.

     E' uma questao de indiscutivel valor que um professor
 nunca devera exigir de seus alumnos expressoes oraes sem qual-
 quer relacao das ideas que ellas exprimem.

      Essas ideas poderao ser relacionadas corn palavras, pelos
 seguintes meios:

      1.° Pelos sentidos, isto e, vendo, tocando etc. os objectos.
      2.°)  Por meio de estampas e desenhos dos objectos que

 nao possam ser apresentados directamente aos alumnos.
      Depois que as criancas souberem associar a um certo nu-

 mero de objectos as palavras oraes, isto e, aprenderem um suf-
 ficiente numero de vocabulos, podera o professor iniciar o

I.•&
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ensino da leitura, que consiste na associacao da palavra escnta,
recordando a idea constituida pela palavra oral. As palavras,
primeiramente, so poderao ser estudadas, reunidas em senten-
cas, constituindo a primeira phase do ensino da leitura analytica.

     A segunda phase, consiste na analyse dos differentes ele-

mentos das palavras.
     Corn estas ligeiras consideracoes, tentci deroonstrar a

grande importancia da phase preparatoria da leitura analytica.

                                    EVILASIO A. DE SOUZA-

     Nao raro o estudo da Geographia torna-se enfadonho e

aborrecido.
     Sem falar da simples enumeracao de cabos, ilhas, portos

cidades, populacao, commercio etc., o proprio emprego dos

taboleiros, os desenhos no quadro-negro, os mappas etc., nem
sempre despertam tanto o interesse, como outras coisas que nos
rodeiam e que lembram a Geographia.

     Corn effeito, os objectos que usamos, a alimentacao, o ves-
tuario, as vias de communicacao, os meios de transporte, a cidade
 ou a roca onde vivemos etc., tudo isso e assumpto, tudo e ob-

jecto da Geographic.
      Nesta disciplina tern o-professor vasto campo para a cul-

 tura intellectual dos alumnos, convidando-os, por. exempio, a
 examinar o caminho que percorrem ao virem para a escola; a

 observar tudo que os rodeia etc.
       Como auxilio do ensino, nada mais util do que o processo

 das viagens simuladas.
      Qual a crianca que nao deseja viajar? Porque nao nos

 servimos desse processo para desenvolver o estudo?
      Supponhamos a classe toda passeando aqui na Capital,

 dum bairro a outro; em seguida, duma a outra cidade; depois,
 dum Estado a outro Estado; e afinal, do nosso paiz ao estrangeiro,
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e nessas viagens coordenando factos, lembrando acontecimentos,
observando as estradas, os rios, os portos, o movimento, o governo,
os costumes, a vida emfim.

     Para estimular a classe poder-se-ia distribuir certos em-
pregos entre os alumnos. Estes seriam previamente designados
pelos nomes de: bilheteiros, guias, relatores, ou quaesquer ou-
tras •denominacoes.

     0 bilheteiro, encarregado de fornecer as passagens, dis-
tribuiria umas tiras de papel tendo emcima o nome do alumno,
o dia da viagem e a direccao determinada.

     0 guia, assim como todos os alumnos, avisados da viagem
a realizar-se, faria tanto quanto possivel essa excursao imagi-
naria, tomando nota de tudo que observasse no percurso.

     Os relatores, apos a licao oral, encheriam a tira do bilhete
corn suas reflexoes pessoaes, relatando o que mais apreciaram.

     No estudo da Geographia, e ainda util o mestre proporcio-
nar aos alumnos nao so livros para consultas (si ja sao adean-
tados) como revistas diversas, plantas das cidades e, corn o
tempo, atlas dignos de confianca, mappas modernos, globo etc.

     Feliz a classe que pudesse obter um cinema geographical
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                  HONRAS DE GENERAL
     Era lao meigo o pequeno Luiz, muito gordinho, cor mo-

rena, corado, physionomia sempre risonha, grandes olhos dum

bellissimo castanho-claro, bondoso e obediente em extreme
     Vivo, muito alegre, era o encanto dos paes, dos irmaozmhos,

e querido de todos, inclusive dos famulos, pois tmha elle um

genio accessivel, tao raro em sua tenra edade, seis annos apenas.
     Uma tarde, sim, foi numa tarde, descera elle de bonde em

 companhia de seu papae. la a um passeio e, ao passarem em
 frente dum quartel, a respectiva guarda, composta de dez ou
 oito soldados, perfilou-se toda, e apresentou armas. 0 pequeno

 Luiz, que tudo aquillo ob-ervava corn curiosa attencao, pergun-
 tou ao pae por que os soldados assim procediam — e o pae
 explicou-lhe que ia ali um general, e que estes tern honras como

 taes.                                                .     ,      0 pequeno Luiz, ouvindo attentamente a explicacao dada,

 voltara-se para o pae:
      —Papae, eu quizera ser um general para os soldados

 assim fazerem quando eu passar ...
      0 pae afagando o filhinho querido, respondeu-ihe:
      —Pois, meu filho, podes ainda ser um grande general;

  podes ainda' um dia receber homenagens como essas!

     ' Ao amanhecer duma quarta-feira, o pequeno Luiz, o Gijo,
  como Ihe chamavam em familia, appareceu adoentado, presa
  de gravissima enfermidade, enfermidade. impiedosa que zom-
  bava de todos os cuidados do seu medico, amigo e padrmho,
  dos desvelos de seus paes, irmaos, de todos emfim . . .

       E nove dias apos, tendo soffrido, corn uma resignac.ao que
  so os justos e escolhidos de Deus sabem ter, resignacao nunca
  vista em tal edade, todas as torturas a que os cuidados medicos
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o obrigavam, beijando corn fervor um sagrado rosario, querida
reliquia de sua santa mae, augmentava corn mais uma unidade
as fileiras angelicaes da corte celestial . . .

     No dia seguinte, a tarde, eram tantas as flores que o acom-
panhavam, que parecia elle ja a caminho do Ceo, e, ao passar
a carruagem que conduzia o seu debil corpinho hirto e re-
gelado, em frente daquelle mesmo quartel, a guarda, que cer-
tamente por acaso se achava a entrada, perfilou-se como e de
costume entre militares e apresentou annas . . .

     E foi assim que o pequeno Luiz. a caminho de sua
ultima morada, recebera, depois de morto, o que em vida tanto
almejara: as honras de general.

                   OS CYSNES
Era urn manso casal de cysnes da alvas plumas,
Que, outrora, ao lago azul dava sereno encanto,
E era vel-o a vogar, entre juncaes e espmnas,
Enchendo de esplendor o placido recanto.

Mas, um dia presago e de cinereas brumas,
Rolaram pelo amhiente as estancias de um canto . . .
Ecoaram pela Terra e Ceo em fora e, algumas
Tinham a entonacao dolorosa de um pranto.

E' que no lago azul, em plena soledade,
Um do manso casal de alvos cysnes morria
E, ao morrer, solucava a nenia da saudade.

Dahl por diante, cvoca um bem que nao existe
0 cysne que escutou os threnos de agonia,
Perdidamente langue e esbeltamente triste!

                                     CESAR GOUOY.
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                         FELICIDA&E

     Certo rei tinha um filho a quern muito estimava e a quern
tudo dava para tornal-o feliz.

     Professores eruditos e incansaveis, companheiros divertidos,
lindos aposentos, garbosos cavallos, urn sem numero de diver-
timentos, emfim, tudo quanto o dinheiro podia comprar ou o
talento inventar para fazer a felicidade do principe, mas ape-
sar de tudo isto o jovem vivia Iriste, infeliz.

     De sobrolho carregado, estava sempre desejando algum

impossivel.
     Um dia veiu a corte um magico. Vendo a tristeza estarn-

pada no rosto do principe, disse ao rei:
     — "Senhor, en posso torn.ar vosso filho feliz; posso trans-

formar suas carrancas em sorrisos."
     — "Consiga isto, e dar-llie-ei o que quizer.'
     0 rnagico escreveu corn uma substancia hranca, alguma

coisa nurna follia de papel e entregando-a ,ao principe, falou-

Ihe:
     "Ponha urna vela accesa por traz deste papel, leia o

que nelle esta escrito e faca o que ahi estiver indicado, e .sera

sempre feliz."
     Collocada a vela atraz do papel, as letras nelle escritas

 tornaram-se bem visiveis, e o principe leu: "Uma l)oa acccio cada
dia; nao deixe que se passe urn so dia sern proporcionar ale-

 gria a alguem."
      0 principe seguiu o c'onselho e tornou-ac o rapaz niairi leliz

 de todo o reino. Aprendeu que a verdadeira felicidade consiste
 ern fazer os outros felizes.

      Quern prazer da, alegria t-ecebe.
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              .   • OS EMMS REGATOS
      Longe, bem longe daqui, no seio daquella alta montanha,

 ha um pequeno lago, cujas aguas tranquillas nao se cansam de
 reflectir o' azul do ceo infinito.

      Si]enciosamente,.passam sobre a montanha nuvens brancas
 e mansas. que se espelham naquellas azuladas e mansas aguas.

      Mae carinhosa, a montanha prende o lago ao seu seio e Ihe
 diz: "Tanta coisa quiz eu fazer para ajudar o mundo, e nao o
 fiz! Estou velha; minhas articulacoes rijas nao me permittem
 mais fazer o que desejava! . . . Mas.tu, meu filho, iras pelas cam-

. pinas e valles distribuindo boas accoes, grandes beneficios."

      Entao, nasceu do lago um regatozinho. Pelas frestas das
 rochas escarpadas foi descendo aos poucos.

      Ao sopro da brisa derreteu-se a neve da montanha e veiu
 juntar-se ao regato; a chuva engrossava-lhe as aguas. E elle
 correndo sempre.

      Chega o estio. Seccam-se as fontes. 0 gado morre a sede.
 As folhas dos cereaes enrolam-se crestadas pelo sol ardente.

      Mas, todas as noites novas nuvens amontoam-se sobre a
 montanha, e emquanto os habitantes das plamcies clamam pela
 falta de agua, gotas de orvalho caindo das folhas hurnedecem
 o.s musgos e infiltram-se no regato.

      Assim, elle, nao cessa de correr, descendo, barulhento, ate
 a planicie. Claras, frescas e saudaveis sao as aguas. Nellas
 multiplicam-se os peixes; vigorosa e exuberante e a vegetacao as
 suas margens; deleitam-se os passaros no frescor de suas aguas
 e depois, pousados nos galhos pendenles, traduzem em doces
 gorgeios a sua gratidao. Vaccas e carneiros vem nelle se abebe-
 rar; criancas garrulas, aos bandos, ali enchem os seus baldes.

     A' medida que corre, vae o regato crescendo.
      Os habitantes das suas margens tiram-lhe das aguas

 forca, energia. Illuminam-se as cidades, movimentam-se os mo-
 inhos e fabricas. Suas margens sao bem cuidadas; suas aguas

 sao puras.
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     A os estranhos que passam, os habitantes se orgulham de o
mostrar e dizer: "Vejam o nosso rio, tao limpido e crystalline!-
Suas aguas nos dao saude e conforto."

     Assim passa este rio a vida ajudando a todos, alegrando a
todos, ate que desapparece na vastidao do mar.

     Na mesma montanha nasce um outro regato. A neve, a
chuva e o orvalho favorecem-n-o do mesmo mode. BriUia .ao
sol o seu tenue fio deslizando de pedra em pedra pela montanha
abaixo. Iniciou sua vida tao apto para alegrar e auxiliar, como
seu irmao.

     Mas, ah! ... os habitantes dos sitios que percorre, nao o
souberam apreciar. Continuam bebendo das cisternas, rejeitando
as suas aguas crystallinas; a sua forca motriz e desperdicada;
no seu leito e nas suas ferteis margens e atirada toda a sorte
de lixo.

     As criancas ahi nao brincam; os passaros nao o procuram;
os peixes de ha muito o abandonaram; vegetacao putrida amon-

toa-se nas suas margens.
     E o regato, que nasceu na montanha tao limpido, tao

claro, esta complelamente transformado.
     Cada aldeia por onde passa nada ve nelle de bom, e da-

 Ihe o peor que possiie.
     Agora, rio caudaloso, chega a cidade. A aragem que

beija a sua superficie tornou-se infecta; ninguem pode de-
 leitar-se as suas margens. Algumas pessoas bebem da sua agua
 por falta doutra, mas adoecem logo.

     Ah! si este regato pudesse falar, diria: "Onde estao aquel-
 las puras e crystallinas aguas corn que parti da montanha?!
 Queria ser util e sou prejudicial; queria dar saiide e trago en-
 fermidades. Oh! porque foi que pessoas mas ou insensatas tor-
 naram-me tao immundo?"

      Criangas! Nossa vida deve ser como a do limpido regato,
 que nao recebeu impurezas no seu curso. Os bons pensamentos,
 as boas palavras, accoes e companhias a tornam pura, servical
 e util.                    _._
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             NA RO^A

La vem o dia apontando . . .
Que afan! Ja todos de pel
— Ruidosos, tagarelando,
Vao os colonos em bando,
 Para os talhoes de cafe . . .

 E a luz do sol que amanhece,
 Por monies, por barrocaes,
 —- Por toda a parte esplendece,
 Corn sua esplendida messe,
 0 verde dos cafezaes, . .

 Comeca o rude trabalho.
 Que faina honrada e feliz!
 Ainda humidos de orvalho,
 Flammejam, em cada galho,
 Os bagos como rubis.

 Trahalham . . . Que ardor de mouro!
Todos derricam cafe! ...
 Parece um rubro thesouro,
 Que cae, numa chuva de ouro,
 Das ramas de cada pe.

E ao meio dia, aos ardores
Do alto sol canicular,
Os rudes trabalhadores,
Ao longo dos carreadores,
Poem-se todos a cantar . . .

Pela dormencia dos ares,
Sob estes ceos cor de anil,
Cantam cancoes populares,
Que la, dos seus velhos mares,
Trouxeram para o Brasil.
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Aqui, um forte italiano,
Queimado ao sol do Equador,
Solta aos ventos, bello e ufano,
Num timbre napolitano,
A sua voz de tenor . , .

Ha uma terna singeleza
Nas trovas que um outro diz;
Um rapagao de Veneza
Tern no seu canto a tristeza
Das aguas do seu paiz . . .

E uma saiigulnea hespanhola,
Cheia de graca e de luz,
Em baixa voz cantarola
Uns quebros de barcarola
Do trovador andaluz.

Que cantem! . . . Essa cantiga
Brotada do coracao,
Seja a prece que l)emdiga
A terra que hoje os abriga,
A Patria que Jhes da pao!

PAULO SETUBAL.

                   0 JARD1M DA VOV6

                            VIII

     — Vovo, perguntou Lnlii, que passaro sera esse, do canto

tao esquisito: glue, glue, glue!?
     — Nao e passaro, meu amor. Espie devagarinho, por traz

desta moita, ali naquelle recanto, onde as aguaa parecem parar

para descanriar um pouco.
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     - E' um enorme sapo! Que barullio elle faz! Que estara

elle querendo dizer?
     - Esta conversando corn o neto, encolhidinho debaixo

daquella pedra: esta Ihe contando historias dos tempos passados.

        Ah! si eu pudessp cntendel-os!

     - - Eu vou i-epetir o que o sapo esta dizendo:

     "Sapinho, meu nelo. querido, lioje, porque voce foi bom-

zinho, vou conlar-lhe uma historia (me tern sido repetida na nossa

familia duranie muilas geracoes.
     Eu a ouvi de meu pae, contei-a ,ao seu. e quero repetil-a a

vcoe.
     Ha muilo.s nniitos annos, grande [)arle da superficie, da

terra era coherta de pantano.s. Boris tempos eram aquelles'. Nos

 pantanos vivi.amos felizes: havia pouca gente para no? pertur-

 bar a existencia. Os meninos de enlao nao sabiam jogar pcdradas.

 nem nos atoi-mcntar, nos affligir. As arvores eram enormes, as

 plantas tinli,ani muilo mais vic,o que hoje. Nos mesmo-' eramos

 maiores, eramos gigantes, pode-so dizer.

      Huje cin dia, ainda ()uc o nosso urgnlho de familia rieja o

 me-.mo. diminuimos cm tanicUilio.

      Seguiu-sc um longo silencio interrompido pelo napmho:

      —Coiitimie, vovo. Porque voce parou? Estou impaciente

 por ouvir o resto. Nao pode haver melhor logar que este onde vi-

 vernos agora; eu pelo menos nao conheco.

      - Crian^a iiH-xperientc. coaxou o vovu, pouco conhect- voce

 o rnundo!

      E o sapo ronlinuou:
      "Durante annos e annos. viv<-u nossa ramilia socegada. ale

 que sohreveiu um terrivel terremoto. A agua do mar comecou a

 invadir o logar em ([ue viviamos felize-. As arvores e as plantas

 deixaram de medrar.
      Resolveram meus avos mudar de residencia. E em boa hora,

 pois (.•onforme Ihes contou um bacalhau, que depois andou explo-

 rando aquellas regioes, nada ahi ficou sinao agua salgada e areia.

       I'aasadoa muitos annos veiu noticia de outro terremoto na-

  (jiiellf mesmo logar. A agua do mar desappareceu, e de novo,
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como por encanto, surgiu nova vegetacao. Mas, as arvores nao
eram grandes como as doutr'ora.

     Logo mais comecaram os homens a povoar estes logares.

Construiram habitacoes esquisitas . . ."
     — Que Ihe aconteceu, vovo? Porque ficou triste? interrom-

peu u sapinho.
     —Ah! meu netinho! ... A gente ouve contar tanta coisa

hoje em dia! Ainda hontem me disseram que os homens andam
por la cavando o solo, delle retirando pedacos de arvores ve-
lhas, troncos dos gigantes soterrados. Chamam carvdo a esses

restos vegetaes.
     — Mas, como foi que as arvores se transformaram em car-

vao?
     — 0 calor da terra queimou-as, e camadas e camadas de

 areia pesada comprimiram-n-as em massa dura e preta.
     — Mas, porque e que isto o entristece? Eu acho muito bom,

 muito util o carvao! Que faria a human idade sem carvao para

 queimar?
     Assim dizendo, o sapinho deu urn pulo na agua e sahiu

 nadando.

     Mais ou menos na epoca em que James Watt estava ainda
aperfeicoando sua machina a vapor, procurando fazer reconhecer
a importancia da mesma, nasceu nos Estados-Unidos Roberto

Fulton.
     Este rapaz estava destinado a fazer das machinas a vapor

uma applicacao que iria revolucionar os meios de transporte,
abrir os portos longinquos ,ao commercio universal.

     Fulton, que construiu o primeiro navio a vapor, era filho
mais moco duma modesta familia residente em Little Britan,
Pensylvania. Desde crianca reveluu sempre muita inclinacao pela

mecanica.
     Conta-se que, quando bem pequeno ainda, ia corn outro com-

panlieiro num bote, mar afora, ajudar a um pescador. Era obri-
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gacao dos meninos remarem emquanto o pescador se occupava
das redes. 0 trabalho era pesado e os meninos se cansavam
muito. Fulton applicou ao barco uma invencao que facilitava o
service. Foi talvez dessa invencao que nasceu o leme dos navios.

     Fulton foi mais tarde corn um parente artista, a Inglaterra,

onde durante annos ganhou a vida pintando.
     Quando na Inglaterra, interessou-se pelo problema do trans-

porte de carvao das minas as cidades e as fabricas. Comecou me-
Ihorando o systema dos canaes e aperfeicoando os instrumentos

dos mineiros.
      Estudou, especializando-se em sciencias, sendo reconhecido

 engenheiro, em 1795.
       Logo depois foi a Paris onde permaneceu sete annos. Du-

 rante esse tempo fez diversas tentativas na applicacao da machina
 a vapor aos navios, e eslava constantemente em communicacao

 corn Jorge Watt, na Inglaterra.
      Em 1803, corn um navio de pequenas dimensoes, no Rio

 Sena, em Paris, fez a sua primeira experiencia. 0 navio fez
 uma curt.a travessia, mas nao sendo forte bastante para condu-

 zir a machina, partiu-se e naufragou.
      Fulton estava convencido de que a sua invencao era rea-

 lizavel. Quiz induzir o governo francez a interessar-se por ella
 mas, nao o conseguindo, voltou aos Estados-Unidos tres annos

 rnais tarde.
      Corn muito custo, obteve do governo inglez licenca, para le-

 var aos Estados-Unidos uma das machinas de Watt. Construiu
 em 1807 corn ella o primeiro navio a vapor o "Clermont."

      Levantou ferros em Nova York, indo ate Albany pelo rio
 Hudson. A viagem foi um succesao. Estava descoberta a navega-

  cao a vapor.
       Fulton escreveu varies livros scientificos e tornou-se muito

  popular.
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                   i»

        Estao reunidas varias meninas:—Baby, Aniiita, Aurora,
   Esmeralda, Nair, Carlota, Alice etc. Giram, dando-se as maos e

   cantam:
                       "Ciranda, Cirandinha,
                       Vamos todos cirandar;
                       Vamos dar a meia volta,

          ., p    '    A volta inteira vamos dar."
          t^WV^

        Baby, aproxima-se lentamente, lendo, em voz baixa, um

   papel que tern nas maos.
        As outras a convidam, em coro, para tomar parte no fol-

   guedo.
        —Venha brincar, Baby, venha! Venha! A

 ^(1.,^ BABY.—Nao, nao posso. Tenho que decorar uma poesia
   para a "Festa das aves." Minha'professora deu-m'a, hoje mes-
   mo . . . Ih! . . . voces nem imaginam: e uma poesia muito longa,
   mas tao longa, que eu nem sei si ella cabera inteirinha nesta
   pobre cachola! ...

                                             • '/ /        ANNITA. — Quando e a festa?
        AURORA. — Sera bonita?
        ESMERALDA.-- Para que fazer essa tal "Festa das aves?"
        NAIR.—A gente vae de vestido branco?
        CARLOTA; — As alumhas sao obrigadas a ir a festa? , ;

  '^. : BABY. — Voces pensam que eu, por ser alumna do 4." anno,
'  sou'uma especie de Doutor Sabe-Tudo?! Irra! . . . quasi me dei-

   xam louca corn tantas perguntas! . . . Em todo o caso, vou res-
   ponder algumas^ deixando de lado apenas as que se referem a
   sapatos ou a vestidos brancos, azues ou amarellos, pois nao
   cogito dessas futilidades.

        A "Festa das aves" e realizada em abril, em todos os gru-
   pos-escolares.donosso progressista e querido Eslado de S. Paulo.

        Este anno, no nosso grupo-escolar vae ser muito bonita, corn s
   muitos recitatives, hymnos patrioticos e canticos referentes ao
   acto, entre flores e^avas, corn enthusiasmo e, sobretudo, no meio
   da maior e da mps franca alegria da criancada. E e preciso
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que assim seja, para que aprendamos a amar as aves, estes seres
tao uteis quao innocentes, aos quaes devemos proteger por
todos os meios ao nosso alcance, e nao proceder como os igno-
rantes, que destroem esse thesouro precioso corn que nos dotou
a natureza, sempre prodiga e bemfazeja. I

     ANNITA.—Tenho, collegas, uma idea.
     TODAS. — Qual e? Qual e?

   y ANNITA. — Vamos fazer uma especie de escola, e cada
uma de nos citara alguma utilidade das aves, sinao a Baby
fica corn a goela secca de tanto falar . . . Sera uma especie
de sabbatina.,

     BABY.—Mas, entao aprendam primeiro isto: — as aves
sao animaes vertebrados, tern o corpo coberto de pennas, tern
azas, poem ovos e dividem-se em oito ordens: aves de rapina,
 passaros, trepadoras, colombinas, gallinaceas, pernaltas, cor-
redoras e palmipedes ou nadadoras. Quasi todas as aves sao
 uteis, mas muito uteis.,,

     ESMERALDA. — Foi bom voce explicar bem isso. Nao va
 alguem pensar que o morcego e uma ave, apesar de nao ser
 oviparo, mas sim mammifero e nao ter pennas . . .

   / ANNITA. — Vamos, entao, a licao sobre utilidade das aves.
     NAIR. — Eu ja sei uma. A gente come carne de muitas aves,

 como a gallinha, o peru, o pato, e muitas outras. Ah! como eu
 sou louca por uma canja de gallinha! . . .

     CARLOTA.—E os ovos? A gente pode tomal-os quentes;
 delles tambem se faz fritada . . .

     ANNITA. — Mamae diz omelette.
      BABY. — Fritada e bom portuguex. Deixemos de termoa

 estrangeiros, que so servem para afeiar nosso lindo idioma.
     ALICE. — Oh! corn os ovos se fazem excellentes doces. Sem

 elles, nos nao lamberiamos os beicos corn os bons-bocados, as
 cocadas, as maes-bentas e mil outros quitutes ...

     IANNITA.—As empadinhas tambem levam ovos . . .
    .BABY.—Mas, voces se esquecem do mais importante. A

 professora ja nos ensinou que as aves, e principalmente os pas-
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   saros, comem os bichinhos que estragam as plantas e cau-
   sam colossaes prejuizos aos lavradores, bichinhos que ate sao

. capazes de gerar doencas. ,

       AURORA.—Nem fale em doencas! Tenho tanto medo da
   Izespanhola, e os doutores dizem que e um bichinho o causador
  dessa ternvel molestia.

       NAIR. — E nao havera um passaro que devore esse malva-
  dinho?

       AURORA. — Acho que nao, pois o talzinho e invizivel

       ESMERALDA.—Voces estao se esquecendo das pennas.
     fANNiTA.—Ah! Corn as pennas enfeitam-se os chapeos, e

  eu, quando ficar moca, hei de andar corn chapeos bem cheios de
  pennas lindas, de plumagens caras . . „

   }( BABY.—Nao e isso, bobinha! Isso nao e utilidade. Nao se

  deve usar chapeos enfeitados corn passaros ou corn pennas das

  pobres avezinhas. As pennas servem, sim, mas e para colchoes,
  para almofadas, para travesseiros.

      CARLOTA*'— Outra coisa: os passarinhos nos encantam corn
  sua voz melodiosa. E quern ha que nao se sinta agradavelmente
 impressionado, ao ouvir essa doce musica que sae de tao privile-
 giadas gargantas? Quern ha que .nao aprecie tao meigos artis-

. tas — esses cantores das magias da natureza?

     .NAIR.—Oh! la no sitio de meu tio, de manhanzinha, e
 lindo ouvir as avezilas a gorjear: sabias, canarios, pintasilgos,
 uma multidao de aves canoras, de bellos passarinhos irre-
 quietos! Que orchestra encantadora!

   '>.BABY.—Bern. Entao, ja sabem: as aves sao uteis, muito

 uteis e devemos amal-as e protegel-as, por todos os meios. y

  ,  AffiOTA.—Ainda uma coisa: devemos ensinar isso tudo
 aos nossos irmaos, para que nao andem a matar as pobrezinhas
 corn pedras, a cacal-as corn alcapoes ou a tirar-lhes os ninhos.

      TODAS. — Sim, sim. Havemos de convencer os damnadinhos,
 os peraltas.

                                                   i
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     ESMEKALBA.-Agora, cantemos todas juntas. (Cantazn e

giram dando-se as maos.)

                     "Nos bosques virentes,
                     Gentis passarinhos,

                     Felizes, contentes,
                     Preparam seus ninhos:

                     Tra la, la, la etc.
                      Por entre os verdores
                      De espesso arvoredo,

                      Em leves rumores,
                      Saltitam, sem medo.

                      Tra, la, la, la etc.
                      E, findo o trabalho,
                      Tern os passarinhos
                      0 doce agasalho
                      DOS tepidos ninhos.
                       Tra, la, la, la etc."

                                       ERNESTINO LOPES.



METHODOLOGIA

                    PROCESSO EDUCATIVO
    OBJECTIVO ENCONTRADO NA NATUREZA DA VIDA

                                  (A. TOMPKINS.—Trad.)

                          (Continuacdo)

       Quer physica, quer espiritual, a vida e uma evolugao.
  Pode haver evolucao sem vida, mas nao pode haver vida sem
  evolucao. A evolucao e um curso definido desde uma idea ate
  sua realizacao, curso analogo as evolucoes mecanicas nas coi-
  sas creadas pelo homem. Tudo o que e feito pelo homem existe
 primeiro em idea e mais tarde em realidade objectiva. A "Ponte
 Brooklin" foi primeiramente uma idea seguida duma serie de
 mudancas que a transformaram em realidade. Tudo quanto o
 homem tern realizado, partiu do subjective ao objective — do
 idea] ao real.

      Ha uma evolucao semelhante na vida vegetal. A vida no
 carvalho, por exempio, consiste numa serie de transformagoes
 pelas quaes o carvalho virtual toma-se o carvalho verdadeiro
 As mudancas da idea a realidade objectiva no mundo mecanico
 sao produzidas por uma forca exterior ao objecto em evolucao
 Dorcas e apparelhos estranhos desenvolveram em realidade ob-
 jectiva a idea "Ponte Brooklin." Mas a forca que tende a realiza-
 cao do carvalho, esta no proprio embryao.

     Condicoes estranhas precisam favorecel-a, mas o carvalho
desempenha uma parte activa na sua propria realizacao. A
iorca vital arrebenta a bolota, ascende e descende lutando em-
baixo corn a terra e emcima enfrentando a tormenta, ate que
se tome a forga e majestade que eram apenas virtuaes no inicio.
^ grao de milho, opprimido pela casca e pelo torrao, esforca-
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se, torce-se e volta-se, ate que finalmenie, corn difficuldade, sae.
ao ar e a luz solar. Depois de um dia de agradavel brmquedo

corn o vento do estio, verga-se ao peso da opulencia dos trutos

que estava destinado a produzir.
     Este impulse proprio a planta e desconhecido no mundo

mecanico. Si bem que em ambos haja uma transicao da idea

a sua realizacao, todavia a forca na transicao mecamca e estra-
nha aquillo que e transformado; ao passo que numa transforma-
 cao vital, a forca esta no proprio objecto que se transforma —
 uma luta cega comsigo mesmo para a realizacao da sua natureza
 intima, do seu verdadeiro ser. Da-se o mesmo corn a vida animal.
 Desde que a simples forca vital no animal, seja addicionado o

 instincto, para o fim que vamos illustrar, basta notar apenas que
 o impulse que produz a evolucao chamada vida, existe no pro- .

 prio objecto que se evolue.
      0 passarinho de asas cansadas, forra o seu ninho e paci- •

 entemente ohoca os seus ovos, ao passo que "o coracao no seu
 mudo peito pulsa e canta," na fe cega de conseguir aquillo para
 que foi destinado. Ha sempre alguma coisa que o anima. A
 aguia desconhece a razao porque, mas laboriosamente sobe, e
 amofina-se, si acorrentada a terra tern que alimentar-se de presa

  indigna.
       Onde quer que haja vida animal ou vegetal, existe uma

  forca que impelle exterior e superiormente, lutando corn tudo
  quanto se achar entre o objecto^ivo e a realizacao da sua natu-

  reza verdadeira.
       Em dado momento, as coisas vivas tern em si a natureza de

  destruir o actual estado do objecto. 0 objecto acha-se em con-
  tradiccao comsigo mesmo. 0 seu verdadeiro ser actual e uma
  escravidao do seu futuro ser ideal. Todavia, o ideal nao podena

  erguer-se a nao ser pelo apoio do real.
       Ate onde se extende, a vida physica e um modelo apropriado

   da vida espiritual; predil-a; e a prophecia duma vida mais
   elevada 0 desenvolvimento espiritual-tambem e uma sene de
   evolucoes desde o ideal ate a sua realizagao; e, ainda, a alma tern
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**

                         NUMEROS

     Formando circulo, numeram-se os alumnos^
     Um vac ao centro. Pode ter os olhos vendados ou nao..

Menciona dots numeros do circulo. Os alumnos que receberam

estes numeros, trocam immediatamente de logar.
     S centro procurara entrar num dos logares desoccupados

pela troca. Si o conseguir, aquelle que perdeu o logar ficara

no centro e gritara outros dois numeros.
     0 centro podera, quando quizer, gritar: Mudanca geral!

Entao, todos precisarao mudar de logar.
     VARiAgAO. — Podera haver dois jogadores no centro, cada

qual gritando dois numeros.

*#
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                           VENENO

     Uns oito ou dez alumnos formarao circulo ao redor dum
ohjecto qualquer, ou grupo de objectos. Esse objecto e o veneno.

     Os jogadores, dando-se as maos, procuram, empurrando-se,
conseguir que um delles toque no veneno. Quern, o tocar, enve-
nenou-se e precisa sair do circulo.

**

                           CHINELA

     Os alumnos formam roda ficando bem perto uns dos outros.
Um fica no centro. Os da roda, corn as maos atraz, passam de
uns a outros uma chinela.

     De vez em quando, um bate corn a chinela, ligeiramente,
nas costas do centra. Isto precisa ser feito muito depressa e a
chinela .ser passada immediatamente. Si o centra consegue per-
ceber corn quern esta a chinela, a pessoa corn a chinela ira

para o centre.
     Um jornal dobrado varias vezes tamLem servira, em vez de

chinela.
                               *                               **

                    JOGO DAS COLHERES

     Formam roda todos os jogadores menos um que, de olhos
vendados, fica no centre, tendo na-s maos duas colheres.

     Os da roda vao girando ate que o do centre bata as co-
Iheres, uma contra a outra. Param todos immediatamente e o do
centro aponta corn uma das colheres a um qualquer da roda. Este
aproxima-se e o centra procura identifical-o passando-lhe a co-
Iher sob re a cabega. Si depois de duas ou mais tentativas (con-
forme combinacao anterior) nao acertar, volta o apontado para
a roda. Si acertar, trocara de logar corn o alumno apontado.

                                *                               **
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                    COBRA NO CAPIM

     Um lenco ou panno tendo um no, servira de cobra.
     Os alumnos sentam-se, de preferencia na grama, for-

mando roda. Um fica de pe, no centre.
     Os da roda jogam a cobra de uns a outros e o centra tern

de tocar em alguem que estiver corn a cobra na mao.
     Si a cobra cair no chao, o centra nao deve tocal-a, mas

sim na pessoa que a erguer ou a tocar. Acontece, as vezes, que
quatro ou cinco rodeiam a cobra para erguel-a conseguindo fa-
zei-a chegar a um outro jogador, antes que o centre tenha tempo
de tocar na pessoa de posse da cobra.

**
                        A-S CEGAS

     As criancas formam roda. Uma e escolhida e fica no
centre, corn os olhos vendados. As outras, de. maos dadas, giram
ao redor do circulo, emquanto a do centre conta ate dez. Ao
contar dez, todas param e o centre aproxima-se da roda, toca
num companheiro procurando pelo tacto descobrir quern e. Si
adivinhar, a crianca tocada passara para o centre.

     VARlAgAO. — Da se a crianga do centro uma varinha e corn
esta ella tocara numa das da roda, que precisa responder a
uma pergunta, miar, lastir, grunhir etc, para que o centra, pela
voz, descubra em quern tooou.

                              *                             **
                    TOURO NA ARENA

     Os alumnos que tomarem parte neste jogo devem ser, mais
ou menos, da mesma edade e egual musculatura.

     Todos, excepto um, formarn uma roda e seguram bem nas
maos uns dos outros. Um fica no centro da roda, e e o touro.

     0 toum tenta escapar da arena e corre investindo contra
as maos dos da roda. Si elle conseguir escapar, todos correrao
a pegal-o e quern o conseguir sera Q touroi, na proxima vez.

                              *                             **
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                         PESCADOR

     De rnaos dadas, os alumnos formam um circulo e dansam
ao redor de um que foi escolhido para pescador e que fica no

centro.
     A7 medida que dansam, vao canlarolando:

                   Pescador de sardinhas,
                   E ate jacare,
                   E' capaz de pegar-me?
                   Ora, veja si e!

     A' ultima palavra, lodos abaixam-se e o pescador procura
tocar nalgum, antes que tenha tempo de abaixar-se. Aquelle
que for pescado, sera enlao o pescador.

                              *                             **

                   CORR1DA CIRCULAR

     Formam-se circulos duplos.
     A um dado signal, os alumnos do circulo exterior correm

todos no mesmo sentido ao redor do circulo interior, podendo
alterar a ordem em que estao collocados. Aquelle que primeiro
voltar ao seu logar, ganhara a corrida.

     Os alumnos que formavam o circulo interior passam entao
para fora e terao occasiao de correr tambem. Faz-se depois o
desempate entre os dois vencedores.

     E' bom modo de apostar corrida quando o espaco e linii-
tado.                           :[;

                             «*
                  CABRA-C£GA, EM R6DA

     Toda a roda faz por evitar a cabra-cega. Elle fica no cen-
tro, e a medida que se aproxima duma parte da roda, esta
parle foge e outra parte aproxirna-se. Entao, si a cabra-cega
for esperta, virar-se-a e pegara alguern. Este lado da roda por
sua vez fara o possivel para evitar que a cabra-cega chegue
perto. E' precise conservar sempre a roda completa. Si se des-
manchar, quern estiver a esquerda da abertura sera a cabra-

cega.



ESCOTISMO

        DA BANDEIRA NACIONAL E DO HYMNO

                    AS CONTINENCIAS

     A bem da uniformidade e para conhecimento de todos
os directores de grupos-escolares, escolas normaes e gymnasios
do Estado — publicamos, hoje, algurnas instruccoes sobre a
Bandeira Nacional e o Hymno, de accordo corn os regulamen-
tos expedidos a tropa pelo estado-maior do exercito brasileiro.

     1.° — A Bandeira Nacional nunca sc abatera em continen-
cia para entidade alguma.

     Deve ser hasteada ao nascer do sol e arriada ao por do sol.
Nessas occasioes, nas fortalezas, nos quarteis e acampamentos
etc., recebera as seguintes contincncias:

     a) — as guardas formarao e apresentarao armas (ou bas-

toes) bem como as sentinellas;
     },) — os tambores, clarins ou cornetas, tocarao marcha

 batida, e a musica — o JIymno Nacional.
     2.°—Todos os militares, armados ou desarmados, fazem

 a continencia a Bandnira; do mesmo modo procedem cm rela-
 cao ao Hymno Nacional, ao da Independencia e ao da Republica.

     3.°— As sentinellas, bem como qualquer forca que esteja
 em forma, perfilardo armas, scrnpre que proximo a ellas exe-
 cutarem as bandas o Hymno Nacional, o da Independencia e o

 da Republica.
     4."—As bandas so executarao o Hymno Nacional, nos

 dias de festa nacional; e, noutros dias, SOMENTE em conti-
 nencia a Bandeira, ao Presidente da Republica, ao Supremo
 Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, quando incorporado.

      5.° — Por occasiao da alvorada e nas retreitas de 7 de
 Setembro, ou de 15 de Novembro, as bandas, em vez do Hymno
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Nacional, executarao o da Independencia e o da Republica,
respectivamente em cada dia.

     6.° — 0 Hymho Nacional, quando tocado em continencia»
cessara desde que a autoridade ou corporacao se tenha afastado
vinte pass'os.

     7.° — Aos governadores dos Estados, ou presidentes, as
tropas em parada e guardas deverao apresentar armas, ha-
vendo •continencias de espada e marcha batida pelos tambores^
cornetas e clarins. As bandas tocardo uma marcha e nao o
Hymno Nacional. A artilharia dara uma salva de dezenove tiros.

     8.° — Uma forca nao fard continencia a qualquer pessoa em
presenca doutra a quern pertence cantinencia superior; mas,
as sentinellas apresentarao armas.

       POSI^AO DO OFFICIAL COM A BANDEIRA

     1.° — 0 porta-bandeira, ou porta-estandarte, deve ser, num
pelotdo de escoteiros, um sub-chefe, ou uma sub-chefe, esca-
lados, sendo a guarda da bandeira enquadrada, neste ultimo
cash, por alumnos.

     2.° — A guarda da bandeira deve compor-se de 5 moni-
nitores e um ou uma sub-chef e; o porta-bandeira ficara no
centro da fileira da frente, e trara luvas brancas.

     3.° — Posicdo inicial. Sentido!
     Nesta posicao, o official segura, corn a mdo direita e na

altura do hombro, a haste da Bandeira, conservando-a apoiada
no terreno, verticalmente, corn o conto junto da ponta do pe
direifo. pelo lado exterior. A Bandeira estara colhida por duos
voltas, que a mao direita mantem firmes.

     4.° — Descansar\
     Atira a perna esquerda para a frente, ficando o peso do

corpo sobre a direila; conduz a Bandeira a f rente, de modo
a apoiar o conto entre as pontas dos pes; a mao direita, corn o
dedo pollegar pela parte interior e os restantes cingindo a haste,
ficara na frente do peito; a mao esquerda vae assentar sobre
a direita.
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     5.° — Sentido!
     Une o pe esquerdo ao direito e relira a Bandeira e a mao

esquerda a posicao inicial.
     6.° — Brago — bastdo!
     A esta voz, a Bandeira ira tambem ao braco, em dois

tempos. Por um impulse da mao direita, eleva a haste, que a
esquerda vae amparar junto ao hombro direito, Introduz corn
a mao direita o c.onto no descanso do talabarte; e logo apos
segura, tambem corn a mao direita, a haste na altura do hombro,
de modo que o dedo pollegar fique pela parte posterior, em
direccao da lanca, e os restantes cingindo a haste. A mao es-
querda retira-se ao lado.

     7.° — Apresentar — bastoes!
      A esta voz, a Bandeira vae a posicao do numero 6."
     8.° — Em f rente — marche!
     A' voz de marche! o official leva a Bandeira colhida e in-

 clinada sobre o hombro direito, de modo que o conto da haste

 fique na altura do joelho.
      9.° — Ensarilhar — bastdo!
      A esta voz, a Bandeira sera collocada no logar competente,

 horizontalmente, e apoiada em duos pyramides de bastoes, ou
 apoiada em dois sarilhos contiguos.

      10.° — 0 instructor devera explicar que o pdo da Bandeira
 chama-se haste; que a haste, na extremidade superior, tern a
 lanca; e, na inferior, o conto.

      0 talabarte da Bandeira, e em cujo descanso se apoia o es-
 tandarte, e a peca que se poe a tira-collo. 0 talabarte assenta
 sobre o hombro esquerdo, ficando o seu descanso ao lado do

 quadril direito.
      II."—Nota importante. Nao e qualquer unidade que po-

 dera desfilar corn a Bandeira Nacional. 0 effectivo minimo que
 podera levar bandeira e o de um pelotdo de escoteiros, que cor-
 responde a uma companhia de guerra, no exercito nacional. Pa-
 trulha, partido, reconhecimento, do mesmo modo que esquadra,
 seccdo, ou pelotdo—nao levam bandeira. Havendo bandeira
 em forma, e sempre uma prova de respeito fazer-se alinhamento
 por ella, ou pelo centre, ou pela direita, quando ella esta a direita.
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     12." — Modo do peloldo receber a Bandeira. Estando o
pelotdo de escoteiros prompto, dividido, numerado, provado,
corn todos os commandanles de fraccoes em seus logares — o
chefe que o dirige, por passes lateraes, separa a ula
direita da esquerda, abrindo o espaco ou intervallo, em que
devera ficar a Bandeira, corn a sua guarda.

     A Bandeira sera recebida corn as seguintes formalidades,

em qualquer formac-ao em que esleja a tropa.
     13."—Continencia a Bandeira!
     0 official porta-bandeira, que, no exercito, e o secretario

da unidade, on, no seu impedimento, o subalterno mais moderno,
acompanhado da guarda, em braco-bastdo, leva a Bandeira a
trinta metros de frente da tropa, na altura correspondente ao
logar que Ihe compete na forrnacao e vollado para ella.

     Uma vez postado o porta-bandeira, o commandante da uni-
dade que mandara brnco-bastdo, ao aproximar-se o labaro sa-

grado, commanda:
     —Em continencia d Bandeira! Apresentar --- armas!
     Toda a tropa execula o movimento; a handa de musica

toca o Hymno Nacional e a dos lambores e corneleiros, ou clarins,
a marcha hatida; os officiaes (me nao desembainham a espada
e a.s pracas sem carabina, fazern a continencia individual.

     Durante a ceremonia, lodos fixam o olhar no Symbolo da

 Patria, que se ronserva [)erfi1ado e desfraldado.
     Terminada a ceremonia, o porta-l)andeira avanca e entra

 em forma.
     Entao, o conitnandnale mandara: — Descansar—armas!

     A Bandeira ('' retirada de modo identico e corn as mesmas

 formalidades.
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                0 CAMPO "TA QUEIMANO"

     Ao fim do mutirao (1) os caboclos se reuniram ao pe da
 fogueira, contando historias e narrando aventuras doutros tem-
 pos e doutras rocas.

     Entre um trago de branquinha (2) e uma baforada de
 fumo, a fieira de episodios e mentiras da vida roceira se ia
estirando, puxada daqui e dali pela fertil imaginativa dos ser-
tanejos. Havia os heroes, caboclos cujas facanhas eram de arre-
piar os mais destorcidos "espanta-medos" da terra e que a
todo instante corn os seus " causes," provocavam hun-huns e
os chiiis (3) dos companheiros. Outros, menos ferteis em histo-
rias de valentia, cingiam-se a invenlar pilherias e a narrar ma-
ravilhas de lendas sobre bichos e passaros, almas doutro mnndo
e assombracoes.

     — Sim sinho, depois que o fogo pegou o mato, foi uma
festa de labareda — narrava um dos caipiras. 0 extraordinario
e que guano chegou na beira do rio, o fogo pulou por cima da-
quelle mundareo (4) de agua e desandou a queimar campo
que nao parou mais . . ."

     — "Ainda ta queimano, compadre Belisario?"
     — "Amode (5) que sim. Vanceis num ve de veis im quano

umas lumieira no ceo?"
     _ ?! ...

    (1)—Mutirao—(ou mutiron, nwtirum ou muxirao}—auxilio que
se prestam reciprocamente, em dia determinado, os pequenos roceiros, no
tempo ou das plantaooes ou das colheitas.

    (2)—Branquinha—aguardente, paraty, pinga, bebida feita de sueco
de canna.

    (3)—Hun-hun; chlii—exelarna<;ao de admiragao e de espanto.
    (4)—Mundareo—grande quantidade, abundancia.
    (5)—Amode que—esta empregad'o em logar de—parece-me.
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     _"E' o reflexo do fogo que ainda td ardendo la p'r'os

campos do compadre Tiao . . .

     Commenlario: A queimada foi ha sete annos . . . Dahi u

dizer-se, quando ,alguem conta uma historia^inverosimel, uma

mentira, que "o campo esta queimando . . ."

  ;;;
:1; *

          "NHCT TEKENC10 E 0 MORIBUNDO

     Nho Terencio era um samstao as direitas. Embora cabocio
rude que nunca arredara passo da sua villa sertaneja, sab,,a

de corzinho, na ponta da lingua, o latim da missa e um certo

numero de phrases que os padres coslumavam repisar em ser-
moes, durante as festas e aos domingos.

     A proposito de tudo e fora de todo proposito, nho le-
rencio nao perdia vasa; srnido on certo. soltava o lalmono.

Era um habile.
     Um dia cm que nho Terencio ajudava a morrer um dos pa-

 roquianos, veltio cai|)ira, selenta annos pelo menos, amparando^-
 o em seus bracos e iazendo-o segurar uma vela benta, veiu-lhe a
 mente que o pol.re moril)undo deveria tambem, antes de soltar
 o ultimo suspiro, aprender qua1([uer coisa de latim, pois, di-

 zia elle, e esta a linguagem do outro mundo.
 '   Recommendou ao moril)undo que fosse repetindo o que elle

 dissesse. "Pespegoi." uma plirase e nada do homem repetir;
 disse outra, Lornou a repetir, e nada! Sacudiu o monbundo e
 tornou a dizer a phrase. Inutil, ainda desta vez nada . . .

      () morilmndo, ja no ullimo (-xlerlor. encafiftido (6) cum o
 lalinorio do sacrislao, num ultimo esforco, ergueu a cabeca e

 disse:
      — Niw Terenciu, deixe-se de bobage, smao eu . . . eu nao

  morro . . .

(6) — Encafifado — o inesmo que aborrecido, amolado.

:!•-*



p^'f^WW^'^; ^--••^^/•^A-'^ . :-.-V^,'-^-.-—^ ^7^^-;-".;-^^ ,-.:•- -.;   ^ , •:-'\'. -i.
•^'^t,-^1 .••"'"-\ '''.-'" ':^-".-'- "'"'•'.. ,• ';'/.-''' '"•-' • •'          - •   ' '   •,•--••--;•    i    „.-        •       .<   -   ;-•

96REVISTA ESCOLAR

                      TATU-B6LA (7)

     Tatu-Bola era o animal mais nervoso do mato. Parecia ter
ate electricidade no couro. Deus Ihe dera a optima faculdade
de poder enrolar-se sobre si proprio, para e'scapar a qualquer
perseguicao, transformando-se de repente em verdadeiro globo
escamento e duro como pedra.

     Mas Tatu-Bola era nervoso e vivia a enrolar-se a cada
passo, sem a menor necessidade, cheio de medos infantis.

     A's vezes ia andando e, por acaso, um ramo rasteiro de
qualquer arbusto espinhento Ihe tocava o dorso. Puf! logo o
tatuzinho virava bola.

     Ora, ja se viu que mania!
     Uma feita, ia elle socegadinho, lentamente, farejando &

chao humido, por estreita e retorcida vereda, a beira duma ri*
banceira em declive aspero. Veiu um sopro forte de vento e
sacudiu-lhe emcima Lima revoada de folhas seccas. 0 nervoso
nao teve duvidas: zas! enrolou-se mais do que depressa; porem
perdeu o equilibrio e, como estava a beira do barranco, rolou
pelo declive abaixo, vertiginosamente.

     Ao pe da ribanceira, estavam dois lamanduas comendo
formigas de roca, num grande formigueiro. Eram dois bichos.
fortes e espertos, brincalhoes e levados do diabo. Correram atraz
do Tatu-Bola, curiosos, afim de ver que coisa rolante era aquella.
A tal coisa parou numa varzea linda, alcatifada de capim mi-
moso recem-nascido. Bateram-lhe. Immovel e dura.

     — Sera couro? perguntou um.
     — Nao. E' um mysterio, concluiu o outro.
     E deram-lhe corn os pes para um lado e para outro, brin-

cando, durante horas, atirando-a de encontro aos troncos de ar-
vores, fazendo-a rolar pelo tapete de capim. 0 pobre tatu so
faltava vomitar o figado, porem cada vez se enrolava mais.

     Assim foi que se inventou o "foot-ball."

     (7)—Tatu-Bola — Devemos a presente historia de bichos a penna do
illustre folk-lorista patricio Joao do Norte. Extrahimol-a dentre as c'ontadas
em "No tempo que as animaes falavain. ..."

**





VULTOS E FACTOS
 (LE1TUKA PAKA AS CLASSES ADEAM'ADAS)

       GALERIA NACIONAL

                HIIZ PERE1RA BARRETO

     Transportemo-nos corn a mente ao tempo do sabio e medi-
temos um pouco sobre a vida do mestre amado dos mocos, cuja
figura moral e civica e um dos mais legitimo- patnmonios da

nossa nacionalidade.
      —Quern foi Luiz Pereira Barreto?

     Basta urna palavra para definil-o, para destacar corn jus-
teza o perfil inconfundivel do homem e fixar corn verdade a
sua actividade mental: —Luiz Pereira Barreto foi um sabio.

     0 seu programma de vida, exercitado durante cincoenta
annos proficuos, e um modelo de virtudes domesticas e sociaes,
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 um paradigma de ordem e de trabalho, resumivel iie-;te lemma:
 — "Patria e humanidade.'1

      Atraves duma simples expressao, dum dito, duma phrase,
 dum so conceito, exposlo mesmo corn referencia as pequeninas
 coisas da vida, o mestre venerando se nos revela, em toda a sua
 plenitude, o arbitro superior que durante largo tempo fez pesar
 na solucao logica do sen raciocinio os mais serios problemas e as
 mais complicadas qnestoes scientificas agitadas em o nosso meio.
 Si era o patriota que falava, as suas palavras. animadas pela

 fe e pela I)ond,adc de alma que Ihe brilhava nos olhos, nos ensi-

 navam que o primeiro dos deveres civicos e o exercicio do voto
 e que a mais alta condicao do individuo para bem cumprir os
 seus deveres de homem e de cidadao, e a consciencia das res-

 ponsabilidades. Si o idealista. o seu verbo semeava enthusiasmo,

 creava caracteres — tinha, por assim di/er, a serena conviccao
 de evangelhos . . .

      Ninguem em nosso paiz gozou coin mais honra e maior
 merecimenio, o alto posto de mentor espi ritual que Ihe consagrou

 o consenso unanime. Luiz Pereira Barrelo reunia, de facto, todas
 as caracteristicas que definem um homem verdadeiramenie su-
perior — sabedoria, ordein, clureza e sirnplicidade.

      Paladmo — as suas campanhas marcaram epoca, lal o
ardor corn que agitava as questoes e corn que se firmava na arena
das lutas, vencendo corn a galhardia dum heroe gentil a onda
das paixoes contrarias, que as vezes sc rebelava tentando abatel-

o no seu enthusiasmo. Cirurgiao — nivelava-se corn Arnaldo Vi
eira de Carvalho — o mestre conspicuo — e corn lantos outros
notaveis da medicina universal; ampelographo de genio—foi
como o grande Cavour, durante algum tempo da sua vida, um
cultor carinhoso da viticultura; zootechnista — penetrou a fundo
o problema pecuario brasileiro, orient,ando--o para uma solucao
logica dentro das nossas condicoes territoriaes e climatericas;
eugenista — estudou corn aprimorado gosto e sob multiples e va-
riados aspectos, o poder da medicina e da cirurgia em favor
da esthetica da nossa raca; philosopho — de cultura avancada;
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jornalista - alliava a logica c.onvnH.enIc do pcnsador ofasci

nio auraente dum estylo de mestre hdalgo da W^em
     Corn esse acervo magnifico de predicados foi Lu,z Perena

Barreto >ma das bandeiras da nossa menlalidade, "um momento

luminoso da nossa consciencia."
     Revocando nestas linhas o peri,1 giganesco do .aino e

 a figura serena e veneranda do homem, ajoelhamo-nos deante
 daa" a agrada da Patria, on<le o sen nome, ao lado de Oswaldo
 £uz fulgura como um sol d. ele.-nidade a illummar a treva

 dos nossos destines.
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A PROPOSITO DA DISPENSA DE UM DIRECTOR DE ESCOLAS-REUNIDAS

        DESPACHO DO SR. DR. SECRETARIO DO INTERIOR

     A proposito do protesto judicial, formulado pelo profes-

sor Arlindo Ungaretti, ex-director das escolas-reunidas de Tatu,

o Sr. Dr. Jose Lobo, Secretario do Interior, exarou o seguinte

despacho:

     "As informacoes de fis. 2 e 3, respectivamente, do Sr.

director de seccao e da D. G. da Instruccao Publica, o parecer

.do Sr, sub-director geral, a fis. 15 e 16 e os documentos de

fis. 7, 8, 9, 17 e 18, esclarecem cabalmente o caso do profes-

sor Arlindo Ungaretti, pondo em evidencia o nenhum funda-

mento do protesto judicial constan'te da contra-fe de fis. 5.

     "Os directores de grupo-escolar ou de escolas-reunidas,

 dispoe a legislacao vigente, serao dispensados livremente,

 quando convier ao ensino, por proposta do Director Geral da

 Instruccao Publica, e verificada a dispensa — poderao reque-

 rer seu provimento em outro grupo, como adjuntos, ou em qua!-

 quer escola isolada."
      0 Tribunal de Justica, porem, reconhecendo embora esse

 poder de livre dispensa, estabelece para o caso distinccao im-

 portante pelas consequencias t[ue delta decorrem: a} si o di-

 rector, quando para este cargo, foi nomeado, nao era vitalicio

 em escola isolada ou de grupo-escolar, podera requerer seu

 provimento em outro grupo, como adjunto, ou em escola iso-

 lada, requerimento que o governo deferira ou nao, segundo as

 circumstancias determinadoras da dispensa; h) si, porem, era

 vitalicio, uma vez dispensado, "tera direito a ser provido em

 escola da mesma categoria da que anteriormente occupava." ^

      Essa e a nossa lei sobre a materia, essa a intelligencia

 que Ihe tern dado, uniformemente, o Tribunal de Justica, e da
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  sua applicacao a especie, neste processo, resulta a manifesta
  improcedencia — juridica e legal — do protesto judicial de
  fis. 5.

       Por decreto de 23 de novembro de 1922, o protestante
  "foi exonerado da 2.-'1 escola urbana, masculina, das reunidas
  de Cordeiro, em Limeira, e. nomeado para o cargo de director
 das reunidas de Tatu," no mesmo municipio (doc. de fis. 9)
 demissao e nomeagao que aceitou sem qualquer protesto ou re-
 salva, tendo exercido, nas mesmas condicoes, isto e, sem a menor
 resalva, esse ultimo cargo, de novembro de 1922 ate 7 de maio
 de 1925.

      Nesta ultima data, de accordo corn uma das determinacoes
 do acto de 12 de novembro de 1924, que dispoz sobre a orga-
 nizacao e classificacao das escolas-reunidas, segundo o numero
 de classes e de periodos de sen funccionamento, foi dispensado
 do cargo de director e designado nas reunidas de Tatu, para
 contmuacao de seu exercicio, accumulando as funccoes de di-
 rector, na forma da lei, e de accordo corn o alludido acto de 12
 de novembro de 1924 — doc. de fis. 3.

      0 protestanie, em audiencia publica e pessoalmente, pediu
 reconsideracao desse acto de dispensa que Ihe acarretava pre-
 juizos, segundo allegava, tendo recebido como resposta, que o
 acto era perfeitamente legal e praticado no interesse do ensino,
 porque — as escolas-reunidas de Tatu vinham funccionando
 apenas corn tres classes, nao comportando assim o cargo espe-
 cial de director, pois a direccao em casos taes, na forma da lei,
 devia ser exercida cumulativamente por professor corn. classe.

     A despeito de informacao tao clara quao categorica, o
protestante deixou de entrar em exereicio, dentro do prazo
legal, e a 28 de maio do mesmo anno de 1925 processou o seu
primeiro protesto judicial, alias, constante das contra-fes de fis.
11 e 12. E, como fundamentando-o, houvesse allegado, alias im-
precisamente, "violagao a direitos adquiridos," que nao podia se
referir a dispensa do cargo de director, por ser de livre de-
missao, determinou esta Secretaria que a D. G. da Instruccao
informasse qual a situacao desse professor antes do citado de-
creto de 23 de novembro de 1922.
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     Verificou-se e consta dos documentos de fis. 8 e 9, da
ficha de fis. 24, e do parecer de fis. 15 e 16, que o protestante
— 1.°) foi nomeado — por decreto de 23 de novembro de
1916 — para reger a escola de Santos Dumont, Sao Simao,
que era districtal ou de bairro, segundo a legislag&o entao vi-
gente, provida mediante concurso; 2.°) Ihe foi designada, por
decreto de 26 de setembro de 1917, a escola de Faxinal, em
Bom Successo, tambeoi districtal, para contiuacao do exerci-
cio, visto haver sido suspense o funccionamento da de Santos
Dumont; 3.°) foi — por decreto de 7 de Janeiro de 1920 —
removido para a segunda masculina das reunidas de Cordeiro,
logo depots classificadas como urbanas.

     Assim, o protestante era vitalicio, quando exonerado da
escola de Cordeiro e nomeado director das escolas-reunidas
de Tatu, pois obtivera em concurso a sua nomeacao para a es-
cola districtal de Santos Duimont.  De accordo, pois, corn a
intelligencia dada pelo Tribunal de Justiga a lei reguladora da
•materia, tinha elle direito a con'tinuar seu exercicio em uma
outra isolada urbana, direito que foi aatisfeito pelo governo,
corn a designacao feita, por decreto de 13 de agosto de 1925,
(docs. de fis. 17 e 22) da terceira escola masculina das re-
unidas de Crystaes, em Franca.

     Sem embargo de lal providencia, o prolestante, sem ra/ao
alguma juridica e sem o minimo fundamento legal, nao deixou
caducar o decreto de designacao e, tempos depois, em requeri-
me.nto de 10 de dezembro de 1925, integralmente transcrlto
na contra-fe de fis. 5, formulou seu segundo protesto judicial.

     Como fundamento capital deste ultimo protesto judicial,
allega o protestante, em conclusao, que a dispensa do cargo de
director feriu seus direitos, Ihe causou prejuizos moraes e ma-
teriaes, e nao tendo solicilado exoneragao da escola de Cordeiro,
nem pedido nomeacao para o cargo de director das escolas-
reunidas de Tatu, tern e fara valer sua vitalidade e inamovi-
bilidade em relacao a mesma escola de Cordeiro.

     Tambem essas allegacoes, de facto e de direito, carece.n
por eomplelo de fundamento on procedencia.

     A alludida dispensa do cargo de director nao offendeu,
nem podia offender, direitos do protestante, uma vez que a lei
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allribue ao govcrno o poder de livre demiasao; e por essa mesma
razao nenhuTO prejuizo material podia decorrer de seme-

lhanie acto.
     Convem, para melhor esolarecer o caso, recorder que as

escolas-reunidas de Tatu funccionavam apenas corn tres classes,
nao tendo. pois. cargo de director, pois que as funcc'oes dc di-
rector passaram a ser exercidas por um professor, cumulati-
vame.nte corn as do magislerio, ront'ornie dispositivo expresso
do citado ado de 12 de nuvc-mbro de 1924. E, si em reunidas
dessa categoria, roin essc numero dc classe, nao ha via o cargo
de direclor, nao podia o proteslante deixar de ser dispensa:!o.

     0 damno moral de qiir sc queixa agora/) proteslante, e
incompative] corn o requerimenio de fis. 14. datado de 14. df
junho do anno proximo f'indo. e concehido nos termos seguintes:
"Arlindo Ungarelli, tendo sido nomeado para o cargo de pro-
fessor da 2." escola masculina das reunidas de Tatii, em L!-
meira. e nao Icndo assumido o exercicio no prazo regulamen-
tcir. so1icil;i resjx-ilusamenlr ..i V. Exc." i\ revalidacao dessc-

<le'crelo.
     Nao e de crer (nie o proleslante, depois do seu primeiro

protesto de fis. 11 e 12 requercsse revalidacao de um decreto
que o prejudicava moralmenLe, revalidacao que, alias, nao foi
dderid;i ])orqii(-. ii;i" incsma.s reunidas, nao havia entao nem
vaga, tiem ulumiios par;! creafao de classes, como se ve da m-
form.acao do respective inspector-escolar, a fis. 14 v.

     Quanto aos cffeilos da vitaliciedade, foram elles respei-
tados pelo govenio. de accordo corn a intelligencici do Tri-
buna] de Justica, e de cnodo completo.

     Para occupar a direccao das reunidas de Tatii, o sapplicante
deixou uma isolada masculina das reunidas urbanas de Cor-
deiro, e tendo deixado aquella direccao, o governo designou
para cmilinuacao de exercicio, uma escola da mesma categoria
— uma isolada mcisculina das reunidas urbanas de Cryslaes.

     Isso, e apenas isso, e qoe o Tril)unal de Juslica reconhew
e proclama como direilo de director dispensado nas condicoes
do protestanle.

     Nao imporia para o caso, nem Ihe modifica a nature/a
juridica, que o |)rotesiante nao houvesse pedido sna nomeacao
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  para director, nem sua exoneracao do cargo de professor da
  escola de Cordeiro, pois o certo e que num mesmo decreto foi
  exonerado dessa escola e nomeado para aquelle cargo, de di-
  reccao, que aceitou—sem qualquer protesto ou resalva _
  e^o exerceu durante longo tempo, egualmente sem resalva, ate
  her dispensado.

      A improcedencia das allegacoes dos protestos do profes-
  sor Arlindo Ungaretti e, pois, manifesta.

      Quanta ao requerimento de fis. 18, em que pede paga-
 mento dos vencimentos durante o tempo e.m que esteve fora
 do exercicio, cumpre distinguir dois periodos nesse afastamento.

      Da data em que foi dispensado do cargo de director, das
 reunidas de Tatu, ate a data da publicacao do decreto de 13
 de agosto de 1925 em que Ihe foi designada uma das escolas-
 reunidas urbanas de Crystaes, o protestante deve perceber os
 vencimentos de professor de isolada urbana. Posteriormente,
 entretanto, nao tern direito a remuneracao alguma, portanto
 se afastou do exercicio, que a tanto vale nao o iniciar na escola
 designada, e se afastou injustificavelmente, illegalmente.

      0 protestante abandonou, voluntariamente, o magisterio.
      Por fim — e porque se trata de seu pedido de vencimento

 — cumpre assignalar, para que o Thesouro tome em conside-

 racao opportunamenie, que o mesmo protestante — dispensado
 a 7 de maio de 1925, do cargo de director — continuou a re-
 ceber os vencimentos desse cargo ate 30 de junho do mesmo
 anno, prevalecendo-se do facio do collector respective nao haver
 recebido communicacao em contrario, como consta da informa-
 gao de fis, '19 v. e do officio de fis. 20.

     0 presente despacho encerra os elementos necessarios a
defesa completa dos interepses da Fazenda, e para os effeitos
della deve ser encaminhado o presence processo a resprotiva
Secret-aria, corn o pedido de devolugao opportuna.

     Junte-se ao mesmo copia do acto de 12 de novembro de
1924, corn informagao da data de sua publicacao. Interior.
22 de Janeiro de 1926. — (a) JOSE LOBO."



  Varies de-spachos, pelo Ex.'"" Sr. Dr. Secretario do Interior

                       JANEIRO — 1926

     D. MARIA DE LOURDES GUIMARAES. — Para os casos como
o da supplicante, e indispensavel a prova de laboratorio, que
nao se pode realizar em Cruzeiro. Essa providencia tern sido
praticada umformemente, em vista do abuso, alias verificado,
que se tern dado em u.m grand e numero de casos, pela liberal i-
zacao de attestados. Cumpra a supplicante o despacho de ins-
peccao nesta Capital, logo que sen estado de saude o permitta.

     D. IOLE FIORAVA.NTI. — De accordo corn as alteracoes fei-
tas no decreto n. 3858, de 11 de junho p. passado, substitutas
effectivas nao poderao ser nomeadas adjuntas de grupos-esco-        ^^iS1

                      FEVEREIRO — 1926

      D. AMERICA NOGUEIRA. — Nao precede o pagamenio re-
querklo (ios Inezes de junho a outubro. A suppHcante requereu
prorogacao de licenca, e o laudo respective, de 8 de junho do
armo proximo iindo, justificou a prorogacao por trinta dias,
findos os quaes deveria reencetar o exercicio do cargo. Nao
o fez, porem e nao mais requereu, ate haver tido conhecimento
de sua demissao por abandono.

     A supplicante foi intimada regulan-nente, a 6 de agosto do
anno poximo findo, a ressumir, mas nao o fez nem justificou os
motives do seu afastamento.

     Allega que, ao receber lal inlimacao, man'dou ".on-imuni-
car ao Sr. inspector districtal, por nao ter podido fazer antes,



,^@^^^^^^^»y;^^^.;^p-!^.':^.W^,;?;^^.^^^
Sj^', "',•!''••'' •:"' '  •• •i      " ' •I •          •• •           ^    ~; . •;•'•- •.y?,"-".^.; • ^ ,:.',<i»" • ': •    '.      " '          -     "•• ••";;;

108REVISTA ESCOLAR

por molestia. A esse tempo, entretanto, 6 de agosto, a licenca
prorogada havia 'tenninado ha muito, sem que fosse feito pe-
dido de nova prorogacao.

     A al'legacao, alias imprecisa e nao provada, de ter man-
dado communicar, por ainda continuar doente, nao bastava no
caso, pois cum'pria a supplicante requerer a esse tempo nova
licenca ao poder competente e nao simplesrnente informar o
inspector a respeito.

     Si o afastamen'to desde a data da terminacao da nova pro-
rogagao •nos termos do laudo de 8 de junho foi irregular, por
essa irregularidade foi o processo a Directoria Geral da In-
strucgao Publica, para "regularizar esse afastamento."

     Nesses termos, so Ihe cabe o pagamento de accordo: a)
com a licenca ate a terminacao dos 30 dias da citada proroga-
cao; b) vencimentos integraes, a contar da data do decreto de
demissao por abandono, a vista do decreto que o declarou sem
effeito.

     D. CARMELIA ACRITELLO. — Substitutes effectivos nao
podem ser nomeados adjuntos de grupos-esoolares, de accordo
corn a alteracao feita pelo Congresso, no decreto n. 3.858, de
11 de junho do anno p. passado.

     D. MARIA ANTONIETA DE CAMARGO. — De aocordo corn
o presente parecer do Sr. sub-director geral. Uma vez que a
suppil'icante nao era obrigada a aceitar a commissao, que, e-Ti
desaccordo corn a lei, Ihe fora imposta, devera receber os ven-
cun'entos relativos ao periodo em que esteve afastada do magis-
terio (1.° de abril ate 11 de setembro de 1924.)

     JOSE DO PATRO.CINIO • PIRATININGA. — Pede cumprimento.
pelo Thesouro do Estado, da portaria que Ihe concedeu
um mez de vencimentos em dobro. — A reforma foi approval a
pelo Congresso Legislative do Estado, sem qualquer modifica-
cao na parte relativa a providencia requerida pelo supplicante.
Encaminhe-se, pois, a-o Secretario da Fazenda.

.^^BtefisA..
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     VEM!\A MLiG;\AlNl SANDOVAL. — 0 requei-imentu de fh..
datado de 14 de Janeiro ultimo, foi indeferido. porque o al'.e-
tado declarava ;i supplicante no oilavo mez da gestacao. 0
documento de t'ls. 2 certifica que a supplicante deu a 1uz no
dia 24 de Janeiro proximo findo, e nessas condicoes o facl.o
posterior vein provar que ella estava na realidade no ultimo
mez da gestacao, sem embargo da atlestac.ao medica em contra-
rio. Nesses lermos. lem direito aos dois mezes (ie licenca, pelo
art. 25 da lei n. 1.521, de 1916, ;i ronlcir da dal<i do seu reque-

rimento. 14 dp Janeiro.

     Foram concedidas as regalias do ;n-l. 46, do decreto n.
3.858. de 11 de junho dc 1925 (pagameiito em dobro) ao
Sr. Alfredo Vidaglia, adjimlo do grupo-escolar •'Moraes Bar-
ros," de Piracicaba, D. Chrislina de Aquino, adjunta do grupo-
pscolar da Bella Vista, desta Capital e D. Ondina Campos de
Toledo, adjunta di> grupo-escolar de Villa Guillierme, desta
Capital, e ;irt regalias do arligo 46, leira E. dois mezes de ven-
cimentos em dobro, por ler desistido de licenca por egual prazo
dc tempo, a D. Pliilomena Perna, professor;! das escolas-re-

unidas de Miguel Calmon. fin Ppnmipolis.

     D. GEKTKliDES CAMAKA ALBIM).    Indeferido, de accordo
<'om o atlestado medico c rom ari iiiformacoes. A licenca, de
accordo corn o artigo invocado, ('• a (•onl;ir do iiltimi) inez de

gcstacao.

     1). BENEOICTA I)K P'HEITAS NOKONHA.    A supplicante nao
justificou a lice-nc.a pelo art. 25 da lei n. 1.52], de 1916, pelo
qne concedo o praxo re(]iierido. regulado pelo arl. 7.", paragra-

 pho 1.", da citada lei.

      I). MAHIA JOSK PASSOS.   De accordu coin a informacao
 da seccao. Nao e atlendivel o pedido. A supplicante nao tem
 os 7 annos e meio de effective exercicio, como allega, con-
 forme se ve da <-prlidf>o annexa. pois em outubro de 1918, eri-

 teve siispeiii-it.            ——- ——
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     D. -OLINDA DE ALMEIDA. — Nao precede o pedido de apos-
tilla para o effeito de inicio declarado, que so pode ter logar
mediante o concurso da attestacao medica e de informacoes da
autoridade escolar respectiva. Ora, a supplicante fundou o
sen. pedido de licenca em uma inspeccao a ser feita, nao jun-
tou qualquer outro atte&tado medico e nem pediu licenga corn
inicio declarado.

     A simples informacao da autoridade escolar nao satisfaz
as exigencias legaes.

    . Conforme se verifica dos termos do despacho de fis. 15 v.,
a alludida licenca nao foi concedida camo allega a supplicante,
mas pura e simplesmente de accordo corn o laudo de informa-
cao, que nada refere sobre inicio.

     Assim prejudicada, a licenca deve ser contada do dia da
expedicao da portaria extraviada, mediante informacao da se-
cgao competente, expedindo-se nova portaria.

     D. ALICE SALGADO. — Indeferido. 0 facto de haver re-
querido permuta nao constitue fimdamento para licenca, mesmo
porque so a professora em exercicio pode, na forma da lei,
fazer tal requeriaienlo. Aocresce, alem disso, que a permuta
ja toi autorizada.

    t         DD. OLINDA ORTIZ DE ARAUJO E ECYPCIA SABINO. — Nao
    ^     se tratando no presente caso de permuta de cargos, por nao se-

   -<?      rem da mesma categoria, nao e attendivel o pedido.

""V                                    ______

               BENEDICTO MARTINS PEREIRA. -Nao tendo  a  edade
   :       legal para a matricula nos grupos-escolares, a filha do reque-

 _         rente, como se verifica pela certidao inclu&a, nao e attendi'vel o
          presente pedido.

,^f ;"^;s^1 * a"' rs.s-'.-.'.-.'.k: ,          . »^,A- i-——^-»fc-l..•rfP•'TO•i•&,„ .
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