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     Nao ha muito que nossas escolas primarias, seguindo
os preceitos dos pedagogistas e obedecendo as leis da Psy-
chologia infantil, vem applicando o methodo intuitive em
substituicdo ao obsolete systema da memorizacdo incon-
sciente, esteril.

     0 feliz exito dessa nova orientacdo imprimida ao en-
sino, nao se fez esperar: em breve, uma aura benefica,

perpassando em cada escola, penetrando em cada cerebro-
zinho, despertou-o da sua passividade, pol-o em plena eclo-

sdo de suas funccoes; tornou-o, emfim, capaz de agir, au-

tonomo, a luz da instruccdo a illiiminar-lhe todos os esca-
ninhos.

     Identificados corn os processes inherentes a tdo excel-
lente methodo, os nossos professores, salvante o exagero
da hyperbole, podem hoje exclamar corn Rousseau: "Coi-

sas e nao palavras!"
     0 poder didactico da intuicdo e unanimemente reco-

nhecido pelos educadores e dia a dia comprovado pela ex-
periencia, para que sobre elle nos detenhamos em fasti-

diosas explanacoes. Cumpre, entretanto, dizer que o pro-

cesso intuitivo, alias adoptado, desde tempos remotos, por
Comenius, PascaZ&^ri^CB^ufros luminares do ensino,
alem de dever siy^sistir sem'p^&na escola primaria, pre-
cisa ser cada y& "A^^'e^Mo, cada vez mais effi-

t           ..    ^-•'~..           N*
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cientemente applicado, de modo a responder a sua finali-
dade educativa. Em consequencia, sab indispensaveis ao
professor que o applica, os elementos .materiaes empre-
gados na objectivacdo do ensino.

     Convem ainda considerar que o alumno dirigido por
tal processo, habituado a ver, a observar, a fazer, nao dis-
pensa o concurso dos objectos relacionados corn a mate-
ria que estd aprendendo; elle reclama, corn justa razdo,
esse auxilio, porque nelle ve a possibilidade de assenho-
rear-se do assumpto', compreendel-o melhor, satisfazer,
em summa, o seu desejo de saber, desejo, alias, desperta-
do pela propria natureza do processo. E estes f actos mais
evidenciam a excellencia do methodo intuitive', a disposi-
cdo de espirito, o dominio da attencdo, a actividade intel-
lectual, eis, entre outros de ordem moral, os effeitos que
 delle promanam e sdo directamente aproveitados em be-
neficio da cultura e instruccdo da crianca.

     Do exposto decorre naturalmente a necessidade do
MUSEU ESCOLAR, que toda escola deve e pode possuir, e
onde mestres e alumnos encontrem os elementos necessa-
ries para que o ensino se realize dentro das normas recia-
madas pelo processo referido.

     A' primeira vista parece impraticavel a installacdo de
MUSEUS ESCOLARES nos estabelecimentos de ensino pri-
mario, pelo dispendio que reclamam, por exigirem uma
 despesa quasi fantastica, tal o numero condideravel de es-
 colas disseminadas pelo Estado. Entretanto, nao ha diffi-
 culdade tdo facil de resolver como esta. E, por mais pa-
 radoxal que pareca a assercdo, ella se justifica, como ve-

 remos.
     Effectlvamente: em primeiro logar, trata-se de modes-

tos museus, onde apenas haja o estrictamente essenciql
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 para o ensino infantil; em segundo logar, o acodamento e
a solicitude corn que cada alurnno ird ao encontro do ap-
pello do professor, concorrendo corn qualquer especimen,

corn qualquer objecto, em pouco tempo transformardo em
facilidades o que ate entao representava difficuldades.

     Assim, em cada estabeleclmento de ensino, em cada
escola publica, gracas d collaboracdo dos proprios alumnos,

os MUSEUS ESCOLARES serdo uma realidade e prestardo
inestlmaveis services d educacdo da infancia.

     0 esforco dos professores nesse sentido, despertan-
do em seus alumnos,o estimulo, ndo pode deixar de sur-

tir o desejado effeito, pois sabido e o prazer corn que as
criancas altendem a solicitacoes dessa natureza.

     Demos, portanto, inicio d organizacdo do MUSEU ES-

COLAR em todas as escolas do Estado, e assim terdo ellas
mais um elemento poderoso para o pros,resso e aperfei-
coamento do ensino publico paulista.



          LiCOES PRATICAS

                      AR1THMETICA

                VALOR DUMA FRACCAO

                      (RECAPITl'LA(,;AO)

                                     ^                Aquelles que delesiam "'irithmetica, ou que di-
           sem nao ler inclinacao pela mathematica, devem
           isto ao ensisw deficiente ou defeiluoso, nos primei-
           ros annos escolares, aos methodos que embaragam
           o movimento natural da mente, CM amontoado de
           regras c formulas, que nao encaminham a conquista
           do conhecimento.

     Professor. — Porque voces discutiarn tanto no recreio?
     Alumno. — Dois rneninos do prirneiro anno estavam bn-

gando, por causa da rnelade durna laranja. Urn dizia que o
outro tinha ficado corn a metade maior.

     P. — Mas, si urna das partes era rnaior que a outra, ellas
nao erarn metades, nao acharn?

     A. — Foi justarnente o que nos estavarnos querendo Ihes

provar.
     A. — So si fossern metades de duas laranjas differentes,

deseguaes.
     P.—Muito bern, Mario; e isso rnesrno! Tome agora estas

rnacas. As macas sao rnais faceis de cortar que as laranjas. Di-
vida cada urna dellas ao rneio.

     A. — Urna das rnacas e hern maior que a outra.
     P.—E as partes, as rnetades, serao eguaes?
     A.—Nao, senhor.
     iP. — Si voce tivesse que escolher, que metade escolheria?
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      A-—A metadc d;i maca maior, que sera per certo a rne-

 tade maior.

      P.—(Dando duas m;ic;1s eguaes.) Agora, as rnacas sao

 eguaes, nao sao?

      A. — Sao, sim, senlier.

     P.—Divida uma dcstas macas em duas paries, e a outra

 cm tjuatro.

      A. — Prompto, professor.

     P. — Qiie pcdaco cscolheria voce agora?

      A. -— Urn pcdaco da mac;1 quo foi divididii em duns

 partes.
     P. — Porque?

     A.-- Porque e maiol do que quaiqucr pedaco da outra.

     A.—E' o dobro dos oiilros pcdacos.

     P.—Mas, as macas nao cram eguaes?

     A.—Sim. Mas uma !oi dividlda em duns partes, em

 mcios; a outra foi dividida cm ijiiittro |)ai-tes, ern ([uarlos.

     A.—Quanto mais |)arles. nit-norcs os pedacos, as partes.

     P. — Muito hem. 0 valor, entao, do ficdaco ou fraccdo,

dei)ende primeiro dio Idinnnlio. ou i^randeza da coisa a ser

repartida; segimdo, do iiiimcro dc paries cm que foi dividida

a unidade. o todo.

     A. — A metnde duma roisa pe<jucniiia pode ser rnenor que

urn oitavo de outra muito maior. nao (^ professor?

     P.—Justamcnic. V. nai) pode aroiitFrcf o coiitrario?

     A.—Podc: um oil.nro dum objccto pode tamliern ser rnuito

maior do que uma mc'ade dum oiitro ol)jccto muito ':nenor.

     P.—Qual •'• mais: a mcladc dc 60^000 ou a metade de

50$000?

     A.—A meladc dc 60^000. K" mais. porijue a quantia de

60$000 <'• maior que 50^000.

     P. -- (Jiial c mais: um decimo. (HI 11111 quarlo dc 100 car-

neiros?

     A.—('m (iiiarto c mais. Porqiic ipianto menos pa'rles,

maiores scrao estas, si o niimcro dividido for o mesrno.

     P.—Jose rccRbeu '.,s <lf 120,^000. c Paulo recebeu ^ de

40WOO. Quern reccl»eu mais?

•^'
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     A. — Jose recebeu rnais.
    P.—Corno sabe? Os dois nao receberarn um oitavo?
     A.—Sim, mas Jose recebeu ^ de quantia, de unidade

maior; de 120$000, que sao 15$000; ao passo que Paulo re-
cebeu V^ de 40$000, que sao 5$000.

                    NOSSAS FRONTEIRAS

                  ''''Conlieeer d Putrlii, futf'n melhor servil-a e

             amfif-n.''7

     Professor. — Lembrarn-ric crn ([lie ponto ficamos, na ul-

tima licao de Geograpliia.

     Alumno. — (Olhando o map[)a.) lames tratar do Acre . . .

Bern graiidc e o Territorie do Acre!

     A.—E (pie percao dc kilometres qucriam iios tirar!

     P.—Nao ('• so no tam;iiilio ;)uc o Acre »'• imperlaiitf; a

sua riqueza, ci sua preduc^'ae. F colossal.

     A.—Produccao de que?

     P. — Dc Ijorraclia, priiicipabiiciilc.

     A. — E mcsmo (jiii' fosse uma rcgiao pabre, era nossa.

linliamos dirrito a ella, nao c iiu-sino, professor?

     p _. (:t.rt,i.in(-iilc. Mas, nao i'ni lao I'acil |)r()var i|uc ti-

nliamo-- cssc dirciti). l)cvnn'i)s a pnssi- do Acre, assim comi)

muitos outros rcvrlamissimos services prcslades na dcmarcacao

das nes-as Iroiilciras, ae --;nid<ise f-ladi'.la Hara') de l?io Brair'o.

Conliec(;in-n-e?
     /-(. — Peri|u>" nao! 0 -ctili(ir ja lies ('aluii dcllc. Ali csta

o scu rclr.tle, nai)ue]la jiarcdc.

     P. — K <|iicm Ini cssc grandc lionicm? (,)ucm salic?

      A.—- Elle lei miinsli'd da' 1'flacecs (•xlcriercs.

     /''.    Juslami-nlc. Para rrpicsctilar o hirasil no (•xtcrier,

tres prc-idcntcs e e-cellirrcnn, -iicrcssi\;imcnlc. 0 Ceiigrc-se

ceiilt'l'lu-llic 11 liliile dr " Hciiriiirriti) lii'iisi lei re.
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      A.—Para poder suslentar nossos direitos peranie nos-

 sos vizinhos, elle teve que estudar bem a nossa Geographia! . . .

      P-—Nao so a Geographia, corno a Historia do Brasil. A

 sua divisa era: "Conhecer n Pan-in, para melhor nmal-a e

 servil-a.''

      A. — Ha de ser mesnio ruiin a gente nao conhecer a Geo-

 graphia de seu paiz.

      P. — So depois de proclarnada a Repul)lica, cornecou a

 ser effcctuada a rcgularizacao definitiva das nossas fronteiras.

      A. — E agora esta tiido marcado?

     P. — Sim, gracas ao esforco de benemeritos brasileiros,

 como: o Barao do Rio Branco, Barao de Aguiar Andrade, Dr.

 Dyonisio Cerqueira, Dr. Assis Brasil, Nabuco de Araujo e rnuitos

 outros.

      A.—Tivemos muitas (|iicslocs com vizinlios, por causa

de lirnitcs?

     P- — Tivcmos, sirn, mas rorain todas rcsolvidas pacifica-

rnenlc.
      A. — Antes (i.ssr.n!

     P. - Comcccmos pelo cxli-crno nortc. Qiiiics ,-ao os nossos

vizinhos do norle? Olhcm o mappa.

     ^.—As Guyanas Fraiicczci, Hollciiidc/a c Ingleza.

      ^-—Coin ci rranca, |)or causa da sua Guyana, [ivcmos

uma ![iK-stao. cliamada do Ania/^l. ijiic (liirou duzentos amios.

     A. - Quanio tempo!

     P- —0 prcsidciilc da Suissa I'ni o cifliitro. o juiz escolliido.

Nosso advogado loi o Haf-ao do Rio riraiico. Em 1900, a qucs-

tao I icon dccididti.

     . i. - A nosso lavor?

     P. -  Sim. c dcssc inddo (•iili'timos 11,1 possr dcliniliv'a de

260.000 km. (Moslrando ni» ma|)pa). F/ csia laixa junto ao

Atlanlico, riiirr os rins ()vap(i!-k c Ar;iguarv.

     A.—\'. rom ;i (iuv;iiia Holljndr/a'.''

     /"'. — Os limilcs loram drmari'iido-. f'm 1906. seni <|ucslocs.

Ja com ;i Guyana Ingle/a nao arimlcccu o inrsnio.

     .-?. —- Qut'm loi o arliili-o:'
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     P. — 0 rei da Italia, que, ern 1904, dividiu egualrnente o

territorio ern queslao.
     A.—Nao quiz desagradar a ninguern.
     P. — Qual e o outro nosso vizinho ao norte?
     A. — A Venezuela.
     P. — Os nossos lirnites corn a Venezuela forarn firrnados

em 1907, felizrnente sern cornplicacoes.
     A.—Ainda bern que tenharnos vizinhos que nao sejarn

briguentos!
     P. — Que paizes confinarn corn o Brasil, a leste?
     A. — Urna porcao: Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Ar-

gentina e Uruguay.
     P. — Vejam quaes sao os paizes da America do Sul que

nao confinam corn o Brasil?
     A.—So o Chile e o Equador.
     P. — 0 Peru e o Equador tern pendente uma questao de

limites. Si a solucao for favoravel ao Equador, esta republica
passara a ser limitrophe do Brasil.

     Corn a Colombia e o Peru firmarnos nossos li'mites, em
1907. Corn a Bolivia tivemos forte questao, mas felizmente foi

resolvida.
     A. — Qua! era a queslao?
     P. — 0 erro na nascente durn rio foi a principal causa.

Em 1903, em Pelropolis. os representantes dos dois govemos
 assignararn um tratado pelo qual a nossa fronteira corn a vizinha
 republica soffreu sensivel rnodificacao, felizrnente vantajosa
 para o Brasil que licou corn o Acre.

     A.—0 Territorio do Acre ficou sendo definitivarnente

 nosso. Que born!
     A. — E corn o Paraguay?
     P.—Logo depois da guerra do Paraguay, forarn determi-

 nadas as nossas fronteiras coin esse paiz.
     Em 1909, ainda o Barao do Rio Branco firmou os limites

 corn o Uruguay, cedendo aquelle paiz a margem occidental
 da Lagoa-Mirirn e a occidental do Rio Jaguarao.

      A.—Que born para o Uruguay!
      A. — E corn a Argentina?
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     P.—E:n 1895 o prcsidcnte dos Estados Unidos, ern sen-
tenca arbitral, resolveu favoravelrnente para o Brasil a velhis-
sinia Qucsldo das Missues.

     A. — E quantos kilometres hicramos alii?
     P. — 30.622 km.," quo cslavarn ern liligio desde os tem-

pos coloniaes.
     A.—Que pori-ao de tratados dc limites foram assigna-

dos entre os airnos de 1900 a 1909! . . .
     A. — Co'rn o nosso vizinho o Occano Atlantico, ainda nao

tivemos questao! . ..
     P. — E' vcrdadc, rnas as vexes, elle, furioso, encapellado,

invade o nosso tcrritorio. E o peor e quo nao attende a arbitros.

Ol'AIJDADE DOS COKPOS

                   f) mii't'essiif dessta licfjo depemie da vwieilade. de.

              objertos quo se liver pnni sua illustra^do. Esses ob-
              ferlfiis, sauio yiitsrdaslos cm logfires differentes, a{Su-
              <yirmf is irsirnffsidnde e o interip.sse pela li^no.

      Alunnio. — Que por<,;ae dc caixas!

      A. — Estou curioso ))ara sal»er o que lia nellas!

      Professor. - Vamos, cntae, satisfazer a sua curiosidade.

Abra essa caixa que esta inais pcrto dc voce.

      A.—( Pcgando-a.)   Esl;i vasi.i.

      P. -- Ponnic?

      A. — Poniuc <"• tao Icvc!

      P. -— Abra-a |)ara ver.

      A.-- ( Aliriiidii-;!. ( Por isso i'- <)iir era lao levc! Estn cheia

de |jriiiiiigciii.

      P. — Corno si)u)»c voce (|uc ;( caixa era leve?

      4. — Logo ipic a peguci, cu scnti.



10REVISTA ESCOLAR

     p. — De o norne de outra coisa leve.

      A. — A paina.

      A. — 0 algodao.

     P- — Quando algurna coisa nao e leve, dizemos que e . . .

      A. — Pesada.

     P. — Que objectos conhecern voces que sejarn pesados?

      A. — 0 ferro.

      A. — 0 churnho.

     P. — Jose, abra essa outra caixa e de a Mario o que esta

dentro della. Mas, prirneiro, i'eche os olhos, Marlo.

     Agora, veja si e capaz de dizer no que e que voce esta

pegando, Mario.

     A.—E' lixa. Nao pdde ser outra coisa!

     P. — Corno sabe?

     A.—Porque sent! corn os dedos. Arrepia   a gente.

     P. — E' desagradavel ao tacto. Agora, passe a mao nisto.

 (Da-Ihe uma follia de papcl al:naco.)  Tcm voce a rnesina

sensacao?

     A. — Nao, scnhor. Isto e liso, c agradavel ao tacto.

     P. — Quern Ihc contou que o papf'l era diffcrente da lixa?

     A. — Os dedo.s, o laclo.

     P. - Vejainos, aqiii ncsta caixa, o IJLIC eiicontrain vores

que seja lisa.

     A. — Esta face do olcado c lisa.

     A. — Esle vidro.

     A. — A inadeira cnvernizada.

     A. — A supcrtici^ d^o lapis.

     A. — Sao todas coigns lisns.

     P.—Va'mos [)riicura r coisas pcti'cridas coiii a lixa, super-

ficies asf^erfis.

     A. — Este [icdacii de madcira, onde serrarain. esta bcm

(is])cro.
     A. — i^stf pcdiico ilc [xirccliana ('• ns/>ern no logar ondc

se (iue!)rou.

     A. -— Antes era iodo Ijsinlio.

     P. — Deixe cair cssc )Jcda(;o dc clin'tiru <|iic voce tern na

inao. Maiioel.
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      A.—Si cu o dcixar cair, qucbra-sc.

      P.—E si voce deixar cair a madcira, o pan, acontecera

 o rncsrno?

      A. — Nao, senhor. A rnadcira nao se qiicbra.

      P. — Esses objcclos quo se quel>rani coin lacilidade, cha-

 in am-se frauds.

      A. — E os quo nao sc qucbram?

      P. — Sao resisteines.

      A. — Os lapis tern uma partc frazil, quo »'• a ponta com

que escrevcrnos; c urna |)artc rrsi.flentc. (|iic c a madeira do

lapis.

      P. — Vrjainds outra.s coisas quo Icin essa propricdade frn-

gil. •)iic sc qucbram coin lacilidadc.

      A.—Aqui cincirna da niesa: giz. copo e meringue.

      P. — 0 giz, o vidro c o liarre sao sulistancias fr(ia,eis.

      A.— (}\.ic lioni. . .  lia ;nai> roisii.s rt'sisiciil(^s do HUC

Cragcis!

      A.—\\ i|iiando n;1i) sc ijiiflirain. ma-. sc esili iliiiiliciiii.

coriio o Inscoilo?

      ^.—()s rorpo-' 1)111' sr drsi ii/.c-in, -.r c'l arcl.iiii. sao frin-

rc's.

      Vcnii.i. (^irliis. [»nr ilrniro (lr?.l;i viisillia (•(ini .igua. tudii

ijiiaiilo voci"- fnciintr;(r ncslii cai\a.

      A.    (Alirindi) ;i caixa.)  (Quanta ••oi.sa!  I ina t'^[)onja,

uni<i pcdrii)li;i. iiina <'ji)ip;iin!ia. ;ilgi*d;"io. nialti-l)orrao, 11111 prpgo.

i-ctallio dc Iti/rnd;! r (inia pcnna dc rscrcv cr!

      ./.    K' |i:ira |)or liido islo na ;igua?

      /''. — Sim, sciilior. r rrparar 11 i|iic a<'iintr:-c coiii i'ssi^s

ol)jr;'ln^ Indus.

      .?.—- A iigii;! riili\i rill ;i!gui)s. r iniird-- f lean) inolli;idos

>i'> pill' I •'1 r;i.

      /•'.     !\ni i|ii;irs dcllc' i'' i|iic >i im.iiti rill r.i'.•'

      1.     Vi r-.piiiij;!. nii :ilgod;1(i. nii nijla-liiirrai). iiii rcla-

Illo.

      /•'. — I". i[ll<lr- us i]||r ]li1n .d)-iil'\ I'l'clin ,| .Igllil'.''

      f.     \;i |irdi',i. nj r,iiii[iLi iiili;i, iii> [irri;i> r 11,1 [)ciinj nan
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entrou agua.
     P. — Os corpos como esses, que chupam, absorvem, ernbe-

bem a agua ou outro qualquer liquido, sao charnados corpos

absorventes.
     A. — E os que nao chuparn, corno se charnarn?
     P. — Sao cha.rnaclos nao ahsorventes. Impdrmeaveis sao os

que nao so nao chuparn, corno nao se deixam atravessar pela

agua.
     A. — A borracha e imperrneavel.
     A.—A cera e irnpermeavel.
     P. —- Varnos agora guardar tudo isto nas caixas, porque

estarnos na hora doutra licao.
     A. — Que pena!
     A.—Quando irernos ver o que esta nas outras caixas?
     P. — Logo. Talvez arnanha ou depois.

                       QEOMETRIA

                    AREA DO CIRCULO

              (RECAPlTULAf;AO E NOVAS NOQOES)

                Felises os aliimnos cujos professores tenham
           aprendido a generalizar o ensino objective — a con-
            cretisar bem certus disciplinas!

     (Sobre as carteiras, circulos de papel dp car. Os centres

devem ser bem assignalados.)

     Professor. — Que tern voces sobre as carteiras?

     Alumno. — Circumferencias.

     A.—Nao, senhor; sao circulos. (Mostraiido.) Esta linha

de fora, sirn, e a circurnferencia. A rodela e urn circulo.

     P.—Muito hern! 0 espaco, a superficie, o papel, forma

o circulo. . . E esse pontmho, que a poiita do compasso fez,

ahi no meio, como se chama?

     A.—E' o centro da circumferencia e do circulo tambem.

/ ' '''
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     /•'. -  Tomcni os pa|)('is r Johrcm-ii-os. bein pclos ccntros.
Depoi-' <!•' Ix-iii i'crlos, assign;! inn a linlia corn a unlia.

     A.—Proinplo. Firon o circiilo (livididii ern (loi.s se;Tii-
circulos.

     P.- -E por oiidc sc vcrilica <>ssa divisao?
     A.—(Moslrando.) Por csia linha, que ficou riscada.
     P.—Como sc cliaina f'ssa linlia'.''
     A. -  0 (iiamctro.
     P.    Agora, (lobrcin oiiira \c/. o papel. dividindo os

semi-circulos ao nieio.
     A. — Pelo centre, nao c?
     P.-- Por ccrto... Corno ficoii dividido o nos.so rirciilo?

     A. — Em quairo paries.
     A. — Em (jiiairo quadrantes.
     A. - Ern quatro angulos rectos.
     P. - - Varnos alirir os circulos. Estas linhas pelas quaes

dividiino- o circulo cm quairo |)artcs cguaes, o que sao da cir-

curnferencia?
     A. — Sao raios.

     ]P. -- Dobi't-ni os c.irculos dt' novo, como estavam.
     A. — Formtindo os (jiiatro angulos rectos?
     P. — Sim . . . (lolircm novaincnte ao meio. Lembrem-se

que estarnos sfrnprc doliraiido <• seguimlo. . . o que?
     A. — Os raios.
     P. - Vou eu agora alirir o men circulo para contarrnos

quantos raios cstao marcados. Conte-os, Raul.
     A. -- En sei sem contar. Sao oito raios.
     P. — Como csta dividido o circulo?
     A. — Ern triangulos.
     P. — Quanlos? (^intc, aqui no incu circulo, que esta des-

dobrado.
     A. —- (Conlando.) Sao oito triangulos.
     A.—Oito raios c oito triangulos.
     P. — Varnos dol)rar iiovarnente cada triangulo ao meio.
     A.—Tercrnos rnarcado dczeseis raios.
      A.- -E dezcseis triangulos.
     P. — Que acoiileceu. cada vez que dobramos?

                L-iv\y^c^ ^ (u^T-^A. (\
                                                     //-—^
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     A. — Ficamos corn mais triangulos.
     P. — E os triangulos ficaram maiores ou menores?
     A.—Cada vez rnenores. Cada vez corn a metade do tarna-

nho que tinharn, antes de serem dobrados.
     P. — E quanto menores vao ficando, menos se notara a

curvatura do pedaco de circu'rnferencia que forma o lado me-
nor do triangulo. Observem.

     A.—E' mesmo! 0 arco, aqui nestes triangulos, parece

uma recta.
     A. — E como os triangulos tern urn angulo hem agudo!
     P. — Vamos dobrar o nosso circu'lo mais uma vez.
     A.—Temos marcado 32 raios e 32 triangulos.
     A.—Agora e que os arcos parecem ainda mais rectos.
     A.—Si a gente nao soubesse que eram arcos, pedacos

de circumferencia, diria que eram rectas.
     P. — Abram de novo os circulos. Cada um destes nossos

circulos contem o que?

     A. — Contem 32 Iriangulos enconlrando-se no centro.
     P. — Porlanto, para sabermos que area occupa o nosso

circulo, baata saber a area de um dos triangulos.
     A. — E multiplicar por 32?
     P. — Justamente . .. Lembra-se voce, Mario, como acha-

mos a area, a superficie do triangulo?
     A. — Sim, senhor. E" egual a metade do producto da

base pela altura.

     P. — Qual sera a base dos nossos triangulos?
     A.—E' este pedacinho, aqui.
     A.—0 pedacinho do arco, que parece uma recta.
     P.—E a altura?
     A. — A altura e o raio.
     A. — Eu posso iazer a con la.
     P.—Venha, entao, fazel-a.
     A.—A base rnede 0,'"020 e a altura 0,'"096. (Fazendo o

calculo.) A area e egual a 0,'"000960.
     P. — Essa e a area do que?
     A. — De um dos triangulos.
     P. — No circulo todo quantos triangulos nos temos?
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     A.—Trinta e dois; portanto, 32 vezes essa area, isto e,
0,"'°030720.

     P.—Muito bern: o seu calculo esta certo, mas ha urn
inodo mais rapido de I'azd-o. Vejamos. A base do Iriangulo o
que e?

     A. — E' o arco.
     P. — E a somrna de todas as bases o que sera?
     A. — A circurnferencia.

     P. — Enlao, multiplicareiTios a circumferencia pelo raio
dividido por 2.

     A.—Pela rnetade do raio.
     A. — Vamos (azer a conta outra vez, desse rnodo?

     P. — Sim. Faca-a, entao, voce.
     A.—A circurnfcrencia ^oda e cgual a 0,m:'0064 rnultipli-

cados por metade do raio, isto e. (),"'048; e egual a 0.m':030720.
Deu a mcsrna coisa.

DIKEITOS DO CIDADAO BliASILEIRO

       "ToJo (Hfiaelle qne se jiiign corn direito e nao
  snbe iisal-o, e indifino delle.'7

       0 presence ponio do programma e muito ulil.
  Necessfirio e quf todos us brasileiros conheqam os
  direiios que a nossa Consiiluiquo Ihes concede, (ifim
  de (jue snibam u-sni-os rom dignidfide. E onde
  poderno adquirir lao ulil conhecimenio? £' claro
  <jue ha de ser na escola. E'' ensinando ds crian^as,
  moslrando-lhes qiwes os sens deveres e os seus direi-
  los, que formfiremos ridadfms iiSeis a si, a sociedade

  e fi pntria.

       Pnra dar a presenie nula, o professor precisa
  ler e iitierprelar o art. 72 e SS da Conslituiyw.

       Embora seja uma nula pura classe adeantada,
  (ifim de qiiebrnr a sua natural monotonw e desper-



r



a
     . i'»



IS1(]:V1ST\ l':.M:OI.'\l;

            tar a maxima ullen^no ilos alsimnns, lew o professor

            ism parnffrsiphts, rfithi vvs, v wo inter prfSul-ft, entre-
            mfie ns sssns explicnqm.s vmn pxemplos praiiros,
            punlos e epismlios inSpressnntfs sSn nsts.w i-Hsloria:

     Professor.—Voces lodos ja sabern corno sc charna este

livro, nao c assi-m? Corno <'• mt'sino o nonic dcllf. .loao/

     Alum no. — Constiluicdo.

     P. — Sim. Voce salie o ipjc c iiina (^onslituicao, Viodcsto?

     A. — E' um livro onde eslao escritas todas as leis para o

govcrno iliiin povo c as quaes lodos (levcm obedeccr fielrnenle.

     P. — Muito bern. E" aqui neste livro que estao escritas

muitas regras, que voces precisam conhecer e seguir. Ha aqui

tambern inuitos direilos <]uc voces ailquirem.

     A.—Direitos? Que quer dizer isto, professor?

     P. - - Direito e a faculdade ((lie tern o hornern de agir,

dentro da lei. Cornpreendeu?

     A. — Nao, professor.

     P. — Quero dizer que o hornern pode praticar inn acto, ou

deixar de pratical-o, conforme a Constituicao, ou a lei, permit-

tir ou nao permittir. Assim, elle pode agir ou deixar de agir,

respeitando sempre a lei: eis o seu direito.

     Muita attencao todos. Eu vou ler, para voces ouvirem, o

primeiro direilo do cidadao brasileiro.

     {Em seguida, o professor segiurd a orienlacuo meacionadn

na introduccdo desta au-la, devendo, para nao cansar as crian-

cas, ensmar-lhes iini ou mais finragraphos por dia.}

                        VERBO S^R

                    (CLASSE ADEANTADA)

                Os hons resullados colhulos na sala de aula,
            nao prowem de ewher o cerebru das manias de
            factos, mas de ensinal-as a pensar.

     Professor.—Julio, quando voce olha para a photographia

dum amigo, de quern c que voce se lernbra?
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      Alumno. — Do amigo cujo retrato eu vejo.
     ^- — A's vezes, a gente irnagina^ estar vendo a propria

 pessoa que o retrato representa.
     P. — Mas, voce bern sabe que a photographia nao e a pes-

 soa.
     A. — Set, sim, senhor.

     P- — Da-se um caso parecido corn as palavras.
     A palavra cavallo, por exempio, traz a nossa mente o ani-

mal que tern esse nome.
     A. — E' verdade, professor.

     P. — Precisamos olhar, atraves das palavras, as coisas que
ellas representam. E' o que fazemos quando escutamos, ouvi-
mos, isto e, recebemos palavras.

     A.- E quando falamos, nao e assirn?
     P.—Nao: a pessoa que fala faz o contrario: pensa nas

coisas, para (lepois • represental-as por palavras. . .

     Eu conheco urn homern charnado Manoel Azevedo. Tarn-
bern sei que elle e lavrador. Para Ihes contar isto, nurna so
sentenca, corno diria eu?

     A.—Manoel Azevedo e lavrador.

     P. — Muito bem, Renalo. Ouvindo o norne Manoel Aze-
vedo, voce lernbra-se do hornern; ouvindo o nome lavrador,
voce lembra-se da occupacao que esse homem tern. Mas, quando
voce ouve a palavra e, voce lembra-se de mim, da pessoa que
Ihe estd falando, que Ihe estd asseverando que, de facto, a occu-
pacao desse homem e a lavoura.

     A.—Mas, nao se pode acreditar na palavra de qualquer
pessoa!

     P-—Infelizmente, nao... Supponhamos que alguern nos
diga: A tinta e branca. Nos, sabendo que a. tinta e preta, res-
responderemos: Nao e. Nao' podernos aceitar a palavra dessa
pessoa, pois estarnos vendo que a tinta e preta.

     0 e da pessoa que fala, e a sua affirmacao, a sua asseve-

racao.
     A- — Quer dizer que a pessoa acha que e assirn?
     P.—0 e significa: eu digo.
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     Uma sentenca e um pensamento que alguem traduz em pa-

lavras.
     A.—E si nao for verdadeira, e uma mentira.
     p._Justamente, e uma mentira que nao se deve dizer.
     Escreva, Alherto, em columna vertical, a sentenca—^

tinta e preta.
     A. — (Escreve.)
     P. — Que e a tinta?
     A. — E' a coisa, o liquido a respeito do qual se faz a af-

firmacao.
     A.—E' o sujeito; ja aprendemos isto.

     P.—E e?
     A. — E' a palavra da pessoa que fala.

     A.—E' o eu digo.
     p. _ Muito bem, Jorge! ... Preta e a indicacao da cor.
     Todas as c-oisas se dao num tempo e num logar. Quantas

divisoes podemos fazer do tempo?
     A. — Nao sei, nao, senhor.
     p._0 que estamos fazendo, dizendo, vendo etc, hoje, e

 0 PRESENTE. •
     A. — 0 que ja se passou e o PASSADO, nao e verdade?
     p, _ Exaclamente. E o que ainda vae acontecer, e o

 FUTURO.
      A.—Entao, ha tres tempos: o presente, o passado e o

 future.
      p._Justamente. . . Repita a nossa senlenca, nos tres

 tempos.
      A. — A tinta E prela — Presente.

            A tihta ERA preta — Passado.
            A tinta SERA preta — Futuro.

      p,—E\ era e sera sao formas dum verbo chamado ser.
 Esle verho ser tern muitas outras formas, algumas das quaes

 vamos aprender.
      Que nos mostra o verbo ser, Roberto?
      A.—Affirma, assevera alguma coisa.
      p, — Poderemos mellior descobrir as formas de qualquer

 verbo, usando para sujeitos eu, tu, elle, nos, vos e elles.



REVISTA ESCOLAR1 Q

     A affirrnacao que varnos fazer e corn — estudioso.
     De si mesmo, como diria voce, Raul?
     A.—No presente: Eu sou estudioso.
     P. — Da pessoa corn quern voce fala, tu, como diria?
     A. — Tu ES estudioso.
     P. — Da pessoa de quern se fala, elle?
     A.—Elle E estudioso.
     A. — Ou: ella E estudiosa.
     P. — De mais durna pessoa, como diria. voce, Alvaro?
     A. — Nos SOMOS estudiosos.

           Vos sois estudiosos.
           Elles SAO estudiosos.

     P. — 0 verbo ser, pois, tern formas diversas para indicar

tempo, numero e pessoa.
     (Em seguida fara o professor conjugar o verbo ser, sem-

pre em sentencas.)

                  HISTORIA DO BRASIL

                 BRASILEIROS ILLUSTRES

     Professor. — Voces ja ouviram falar em brasileiros illus-
tres. Vejamos, pois, alguns, que se tornaram notaveis na politica,
na diplomacia, nas sciencias, nas artes etc. Podem ir falando.

     A. — Prudente de Moraes.
     A.— Rodrigues Alves.
     A. — Ruy Barbosa.
     A. — Rio Branco.
     A. — Oswaldo Cruz.
     A.—D. Pedro H.
     A. — Carlos Gomes.
     A. — Olavo Bilac.
     P.— E' bastante.
     Vamos hoje estudar a vida dum brasileiro illustre, repre-

sentado neste retrato. Leia o nome delle, Luiz.
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     A. — Dr. Bernardino de Campos.
     p._Perfeitamente. Elle e pae do actual presidente do

nosso Estado, que todos voces conhecem. Quern e rnesrno o
presidente de S. Paulo, Arthur?

     A.—E' o Dr. Carlos de Campos.
     p._Muito bem . . . 0 Dr. Bernardino de Campos foi

tarnbem presidente do Estado de Sao Paulo, tendo tornado
posse do cargo ern 23 de agosto de 1892, apos ter sido eleito
por urn suifragio de trinta e tantos mil votos. Vejarn outra vez

o seu retrato.
     A.—O Dr. Bernardino de Campos era paulista?
     p. — Nao, men pequeno. Elle nasceu em Pouso Alegre,

que e uma cidade do Estado de Minas Geraes, em 6 de se-
tembro de 1841. Era filho do Dr. Bernardino de Campos e de
D. Felisbina Goncalves de Campos. Iniciou os sens estudos
no collegio jnlio. desta Capital, e formou-se em 1863, pela
noEsa Faculdade de Direito. Advogou ern Campinas e Arnparo.
Foi deputado provincial, chefe de policia de S. Paulo no go-
 vemo do Dr. Prudente de Moraes, deputado estadoal, presidente
 da Camara dos Deputados e, finalrnente, presidente do Estado.

     A.—E fez bom governo?
     P. — Fez um optimo governo. Todos os ramos da publica

 adrninistracao foram por elle lernbrados. Cuidou corn r.i-
 rinho da saude do povo, da instruecao dos paulistas e da li-
 berdade dos cidadaos. Assirn, desenvolveu a hygiene publica,
 fundou escolas e defendeu heroicamenie a autonornia do Es-
 tado. A sua adrninistracao nao se apagara da rnemoria dos
 paulistas. 0 governo da Republica, para prerniar oy sens e"
 forc-os ern prol do governo legal e da Republica, concedeu-lhe

 as horn-as de general de brigade).
     Eis, rneus arniguinhos, ern poucas palavras, quern foi u

 Dr. Bernardino de Campos, cujos feitos voces todos devem

 irnitar.
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                      PHYSIOLOGIA

                FUNCCOES DE RELACAO

                0 esludo elempntar das differentes sciencias
           nus fscolas primarias, nao deve objectivnr conheci-
            mentos technicos, mas sim um desenvolvimento de
           noqoes nfcessarias, limn base de estudos para a reali-
            dndf dn vida.

     Professor. — De que precisamos para viver. Mario?

     Alumno. — De ar . . .

     P.—Basta somente o ar? Nao sera preciso mais nada?

     A. — Precisamos tambem de alimento.

     P.   Bern. 0 ar esta ern toda a parte; nao e necessario

irmos l»uscal-o. Mas, o alimento? Esse, nos o receheremos, como

o ar?

     A.—(1}
     P. - - Prestc'rn attencao. Quando estamos coin forne, tie que

nos servf tcr sobre a mesa urn appetitoso jantar, si nao puder-

mos cliegar ate a mesa?

     A.—De nada nos servira.

     A. — Podernos ate rnorrer de forne.

     P. — Corno veern, entao, precisarnos nos locornover. 0

principal firn da locornogao nos anirnaes e procurar ali-

menio, para assegurar a vida, a existencia.

     A, — Os indios cacarn e pescarn crn busca de seu alimento.

     A. — Alguns animaes larnbem cacam.

     P.—Quando o hornern trabalha, esta a procura do seu

suslento e do da sua farnilia.

     A.—Mas. e so para procurar alimento que os animaes

se rnovern?

     P.—Nao, e principalmente os anirnaes superiores.

     A.—Os vegelaes niovern as raizes a procura de alimento.

     P. — Justamente . . . Entao vejamos: para conseguir a

 sua niitricao, que tern os anirnaes a fazer?

      A. — Precisarn rnover-se.
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     p. _ Sim. fazer rnovirnento. Mas, supponharnos que es-

taiido a comida sobre a mesa. nos lies dirigimos para outro

lado. Conscguirernos satisfazer a fornc'.''

     A.—De cerlo que nao.
     A. - Nem tao pouco si clu-gassnnos a mesa e nao pu-

/rssemos a comida na boca.
     p._|;'i vcem voces quo 11111 movimcntu i|imlquer nao apro-

veita. E" preciso que esse movimento scja guiado, que algurna

coisa o (lirija. \ isso <iue i> dirigc rliainamos sensiliilitlade.

     A. - Kntao. o moviincntii r a scusiliilidadc iios facilitam a

vida?
     P. - Sim. •\ srnsil>ili<l;t(lc c (i movimoilo MIO cliainado--

fluu-coes de relacf'io: <'• por rsir rncio I|IK- nao so |»rociirainos o
nosso aliniciilii. mas ainda nos comniuiiicarnos coin o inundo

exterior.
     Quf paries do nosso organisrno auxiliarn o inovirnriilo'.''

Qiifm sal»c me dizer?

      A. — As pernas.

      -L    K os l»racos lambem.

      /'.—-Muilo l)ein. 0 csi|iiclclo r us iiiiiscii]i>~ ^an iir^ani-

prim-ipaes do movirnento c. da locomocao.

       ). -  E ([iiacs sao os da scnsibilidade?

      /'.    0 svritciiia ncr\iisii c i» pcnli(li)s ronsi ili'imi us .irgani-

(i;i scusiliilidade.
      4.    0 ollacto c a vista ni>^ ronlcini em que <!ir»'ccao a

 ciiniiil;i (••'I;'!, nao c iiiesino'.''

      /'. — 0 s\'slcin;i iirr\i>si) d;'i ao'- iniisciilos c aos nossii' or-

 irani^ a dircccao que (IL'VCIII loniar.

      Na proxima licao roiiliiiiiarcitios t'sle estudo..



              PEDOLOGIA

  A IMAGINA^AO E SUAS VARIEDADES NA CRIAN^A

                               (F. QuEjRAT.—Trad.)

                     (Continuacoo)

                      CAPITULO V

                    0 TYPO AUDIT1VO

    Na especie, o raciocinio tambem e auditive. Per exempio,
as pessoas que pertencern a este typo fazem uma addicao men-
tal, repetem mentalmente os nomes das cifras e addicionam de
qualquer maneira os sons, sem delles ter a representacao gra-
phica. "Tenho tido occasiao de notar, diz M. Ribot, que mui-
tos caloulistas nao veem as cifras nem os calculos, mas os
ouvem."

     Entre as imagens constitutivas das palavras, corn effeito,"
sao as phoneticas que aqui tern prioridade. Ainda mais, em al-
guns ellas apagam de qualquer modo todas as outras. A pa-
lavra interior de M. Egger tern a marcha, o rythmo, o timbre
e a entoacao de sua palavra exterior. A de Cardillac "e mui-
tas vezes mais distincta que a sensacao."

     Nas primeiras paginas do magnifico livro que Egger Ihe
consagrou e admiravelmente descrita esta palavra interior, si-
lenciosa, secreta, que ouvimos, quando escrevemos ou lemos,
ou ainda quando estamos sos corn as nossas recordacoes e pen-
samentos. sem qualquer outra companhia: "Entao ella esta
em nos mesrnos e ninguern rnais a pode ouvir. . .  Pensarnos
sem cessar, e a rnedida que o nosso pensamento se des-
envolve, nos a falamos ern silencio, porem quasi sempre
a falamos sem o saber. . . Entretanto, algumas vezes essa
palavra interior que acornpanha sempre a reflexao solitaria
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se nos da a conhecer: e a noite, quando a lampada se extingiie,
quando renunciamos a actividade reflectida, a intelligencia
racional, a consciencia. Mas o somno reparador comeca a re-
tardar; atormentados pela insomnia, nao podemos fazer color

nosso pensamento; entao, ouvimol-o, porque elle tern uma voz,
e seguido duma palavra interior, viva como elle e que o se-
gue em suas evolucoes; nao somente o ouvimos. mas o escuta-
mos, porque elle e eontrario aos nossos votos, a nossa decisao;
elle nos espanta, nos inquieta; e um inimigo imprevisto; pro-

curamos cornbatel-o, acalmal-o, desvial-o para objectos indif-
ferentes. Quando falamos em voz alta, nem por isso a pala-
vra interior se ausenta; ella nao se cala sinao por intervallos;
quando respirarnos, quando assignalamos por curtos silencios
os pontos e as virgulas das nossas phrases, nos a ouvimos: ella
nos reconia a trama do nusso discurso, nos diz as palavras que
vao seguir; ella serve de guia a palavra exterior. Ella surge
quamlo escutamos o orador tirnido ou balbuciante; ella rorn-
pleta-lhe a phrase, corrige-lhe os lapsus. So urn orador fluente,
rapido, que articula corn nitidez, podera irnpor silencio a pa-
lavra interior."

     E' precise ainda que a serie de sons seja ouvida sem dis-
traccao. Em resurno, "para enfraquecer o curso da palavra
interior e interrornper-lhe a continuidade, e precise nossa ;)ro-
pria palavra; para suspendel-a totalmente durante um tempo
notavel, e necessario a palavra de outrem. Fora destes dois
cases, a palavra interior e constante.  Ella occupa todos os
vacuos deixados pela palavra exterior na successao psychica;
ella faz, pode-se dizer, o interirn da palavra exterior.

     A alma jdmais deixa de ouvir am som: ({uando o ao'm
nao e exterior e real, e suhstituido por uma irnagern que corn
elle se assemelha."'

     Quando o auditivo irnagina um dialogo em que elle toma
parle, ouve muitas vezes corn uma certa nitidez a palavra do
interlocutor. "No momento em que eu escrevo, diz M. Del-
boeuf, converso corn um leitor ficticio; attribuo-lhe objeccoes
sobre o que me nao parece claro, e duvidas sobre o que eu
mesrno duvido."  Diderot, cnuseiir infatigavel, polemista vi-
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brante, tinha sernpre na irnaginacao um interlocutor deante
delle: apaixonado pelo drama, drarnatizava seus pensarnentos;
suppunha a objeccao e a si rnesrno dava logo a replica. "Esta
transforrnacao da palavra interior, accrescenta Egger, e frequente
entre os hornens naturalrnente loquazes, para os quaes a conver-
sacao e urna necessidade do espirito, um excitante quasi indis-
pensavel das faculdades intellectuaes, rnas que nao conversarn
corn todos; ern cada urn dos assurnptos que os preoccupam, tern
urn interlocutor preferido; habituados a pensar e a falar tal
coisa corn tal companheiro, nao sabem pensar sozinhos; quando
isto Ihes succede, e que invocaram este collaborador habitual
do seu pensarnento; e ern sua supposta presenca que elles acham-
ideas novas e expandem suas  reflexoes; frequentemente
preparam assim suas conversagoes futuras. 0 mesmo phenomeno
se produz nos homens que, ern virtude da sua profissao, falarn
frequentemente ern publico; mas entre elles o amigo attento e
seu auditorio habitual; assim para os professores os conferen-
cistas, os advogados, os hornens publicos. Mais de urn advogado,
sern duvida, nao pode preparar uma causa em seu gabinete,
sern irnaginar o tribunal ao qual vae se dirigir."

     Esles traces diversos bastam para caracter-izar o estado
mental do auditivo e perrnittir reconhecel-o.

                                                (Continua.)

         A EVOLl^AO PSYCHICA DA CRIANGA

                            HENRI BOUQUET.—Trad.)

                      (Continuacao)

                            V

                0 HABITO, A MEMORIA

    A' apparicao da linguagem a memoria se desenvolvera
entao de maneira apreciavel. Mas esta memoria fugaz permitte
o estabelecimento de habitos tao inveterados como os que temos
visto reger a vida da crianca rnesmo nessa epoca; e que os fa-
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ctos cujos tracos ella precisa guardar repetem-se corn uma tre-

quencia que permitte a renovacao da sensagao a conservar.
     As associates de ideas bem como as ideas em que os sen-

tidos em causa sao diversos, sao extremamente faceis nas crian-
cas. Vimos que o infante associava corn a maior facilidade a
idea da sua jnamadeira ou da sua marnada a de plenitude e bem-
estar. E' assim que elle chega rapidamente a reconhecer o frasco
branco que vae Ihe proporcionar sensacoes tao agradaveis.

     Do mesmo modo elle apreciara a posicao na qual se Ihe da

geralmente o seio.
     Mas as associates sao algumas vezes mais complexas. E'

habito mudar as criancas de posicao, alguns rnornentos antes de
se Ihes dar a racao de leite. Si por acaso se as muda, nurn outro
mornento, nao e raro que ellas se resintarn ern seguida por falta

de nutricao, mesrno que a derradeira rnamada fosse pouco antes
e, por consequencia, a necessidade nao agisse. Poderiamos citar

o caso duma menina que nao admittia que a puzessem em seu
carrinho, para dormir ao ar livre; para ella o vehiculo dava-

Ihe immediatamente idea de movimento, e ella demonstrava por

gritos a opiniao aos que a cercavam.
     Resulta, pois, que nada sera mais difficil do que fazer

uma crianca abandonar um hahito antigo, como o habito de-
ploravel de chupar os dedos ou de arranhar certos pontos do
corpo — habitos que sao verdadeiros seslros, isto e, habitos
pathologicos. Quanto a outros habitos, pode-se conseguir que a
crianga os abandone, substituindo-os por um novo habito. E'

assim que se chega a fazer variar o intervallo das mamadas,
desde que a quantidade de nutricao dada seja sufficiente. E'
assim egualmente que vimos nas creches as criancas tomarem
habitos completamente novos para ellas ou mesmo em opposi-
cao precedentemente adoptados em suas casas.

     Depois da acquisigao da linguagem, os habitos se tornam
mais facilmente modificaveis, mesmo sem substituicoes, porque
 a memoria tambecTi adquire por este novo meio de communica-
 cao entre as criancas e os que as cercam, uma natureza mais
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cornplela e mais cfficaz. Agora que as coisas sc applicam nao
so as ideas, mas a sua expressao concrela — a palavra, as rela-
coes sao grandeiiiente facilitadas. E' o momento ern que a me-
rnoria rnerece verdadeiramentc este norne, o •rnornento em que,
gracas a ella, se pode fazer a crianca adrnittir factos on ideas
que antes erarn absolularnentc irnpossiveis de Ihe fazer coni-
preender.

                                             (Continua.)
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         LICOES DE COISAS
                                                            *

                         FARINHAS

     Professor. — (Mostrando aos alurnnos Lim pouco de tan-

uha de trigo.) Que e isto?
     Alumno. — Isso e farinha.
     p.—Sim, rnas que especie de farmha? Quern sabe?

     A.—Eu sei, professor: isso e farinha de tngo.
     P .— Muito hern. Logo vi, qup sabia'm, pois esta fannha

e muito conhecida.
     A.—Eu pensava que farinha era so de milho e de man-

 dioca.
     p_Eiitre nos sao geralnieine essas variedades as que

 tern o nome de fnrinhas. Mas, rnuila genie ha que nao sabe

 como sao feitas essas nossas farinhas.
      A.—Qual e a farinha que essa gente mais conhece?

      P. — Muitas outras, principalmente a de tngo.
      Farinhas sao o producto da moagcm ora de sementes. era

 de tuberculos. As que procedem dos cereaes e especialmente do
 trio-o, podern considerar-se como os verdadeiros typos de fa-

 rinhas.        •
      A. — Porque?
      p. — Porque sao as mais usadas na alimentacao humana.

      A.—0 trigo, entao, e semente?
      p. _ E'. sim. As sementes e os tuberculos mais ricos em

 amido, sao os que mais e melhor farinha produzem.
      A.—Que outras farinhas ha alern da dc trigo, de rnan-

 dioca e de milho?
      p, _ Muitas plantas gramineas, como a cevada, o centcio,

  o arroz, a aveia, alem do milho e do trigo, de que ja falamos,

  dao excellentes farinhas.
       A,—Mas, a mandioca nao e grarninea, nern sernente. ..
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     P. — E' urna raiz, urn tubterculo, que tern grande deposito
de amido e por isso produz farinha. A batata e a araruta sao
outros tuberculos que nos fomecem farinhas.

     A.—Mas a gente diz: fecula de batata!
     P.—Sim. Ainda nos dao feculas ou farinhas: o feijao,

as lentilhas, as ervilhas, as castanhas etc.
     Quern conhece a cnaizena?
     A.—Eu conheco. E' urna farinha rnuito fina. Marnae faz

sern-pre mingaus e crernes de 'inaizeiia.
     P. — Sabe voce, Pedro, de que e feita a maizena?
     A. — Nao sei, nao, senhor.

     P.—E' feita de milho.

     Ainda ha a tapioca e o sagu.
     A. — Tambem sao productos do milho?
     P. — 0 sagu e tirado da medulla duma arvore, uma espe-

cie de palmeira. Os japonezes fazem bom pao de sagu.

     A. — E a tapioca?
     P. — A tapioca e fecula da mandioca. Tambem e tirada

do arroz.
     A. --0 polvilho tambem e extrahido da mandioca. nao e?
     P. — E', sim, duma especie differente de •rnandioca.

     A.—Para se fabricar qualquer farinha e preciso moer
as sementes, os tuberculos etc.?

     P. — Exactamente. E onde serao ellas moidas?
     A. — Nos moinhos.

     P. — Muito hern. Grandes pedras charnadas mos, encar-
regam-se desse trabalho. A rnoagern nao tern somente o firn
de triturar, reduzir as sernentes e os cereaes a p6, rnas ainda
 o de tirar-lhes a casca.

     A. — A casca nao serve para alimento, serve?
     P. — E' born alirnento dos anirnaes.
     A.—Corno as farinhas rnofarn!

     P. — A huniidade causa o bolor das farinhas, e o calor
 proJuz-lhes tarnbern alteragoes.

     A.— -Entao, e preciso guardal-as em logar secco e are-
 jado?
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     P.   Sim, rnas que nao seja quente (Ir :n.n~.
     ^.--Porque, professor?
     P. -  Porque o calor em cxccsso, ta.rnbeni pfoduz-lhes

rtlteracot's. iamlicrn as estraga, como ja disse.

     Professor. — Conforme Ihes prometti, varnos estudar hoje
o terceiro processo ernpregado na rnultiplicacao artificial dos
vegetaes. Quern se lernbra desse processo? Fale voce, Helio.

     Alumno. — A enxertia.

     p—Perfeitamente. Mas, responda-me: si eu enxertar um
galho de laranjeira num pe de rnarnao. poderei assim ohter

laranjas?
     A. —- Nao, senhor.
     P. - Multo hem. So poderemos enxerlar plantas que per-

tencarn a uma mesma familia. Assim, por exempio, eu posso,
numa laranjeira que produz laranjas bahianas, enxertar galhos
de laranjeiras que produzem laranjas peras, selcclas, do natal,

lirnas etc. Numa roseira que da rosas brancas, posso enxer-
tar galhos de roseiras que produzam rosas vermcllias, arnarel-
las etc.; niinca, porern, nella poderei enxertar um gallio de pe-
reira, rnanneleiro etc. Continuern atlentos. Supponliarnos que
voces vao enxertar urn gallio de roscira branca nunia outra
que produz rosas verrnelhas. Sal)ern o norne qiie torna a planta

que recebe o enxerto?
     A.-(?)
     P.—Chama-se porta-garfo ou cnvallo.

     Temos diversas rnaneiras de fazcr urn cnxcrto, laes como
o de corun ou garfo, o de escudo o de (•amulo ou and, o de

aproximacuo etc.
      A. — Como se fa/ern esses enxcrlos?
     P. — E' o que Ihes vou ensinar.
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     Olhern bem estas gravuras; aqui estao representadas as
diversas maneiras de se fazer um enxerto de coroa ou garfo,
que para ser feito e precise cortar-se transversalmente a planta

ou ramo. Corta-se um ramo da planta- que se quer enxertar, em
forma de cavadeira, isto e, corn uma ponta achatada, deixando
nelle um olho ou alguns olhos. Racha-se o cavallo e nelle se in-
troduz o garfo, que deve ter boa porcao de casca. A casca do
garfo fica hem ligada a do cavallo. Si este tiver grossura suffi-
ciente, podem-se collocar dois ou mais garfos, sendo mais con-
veniente abrir fendas lateraes no cavallo.

     A. — Que sao oikos da planta, professor?
     P. — Sao brotos ou rebentos, que ainda nao se romperam,

formando assim verdadeiros botoes presos aos ramos.
     Vamos ver o enxerto de escudo. Aqui esta elle represen-

tado neste quadro. Para se fazer um enxerto por este processo,
insere-se uma porgao de casca corn um gommo, na casca do
cavallo aberta em forma de um T.

     Sobre essa casca inserida, fecha-se a do cavallo, ficando
apenas o gommo ou o rebento para fora.

     A. — Porque se chama enxerto de escudo?
     P. — Porque a casca que se enxerta tern aproximadamente

a forma dum escudo.
     A.—Que e escudo, professor?
     P. —- E' uma peca antiga que servia para resguardar o

corpo dos guerreiros e que tern esta forma. (Vae ao quadro-
negro e desenha urn escudo.)

     Vejamos agora o enxerto por aproximacao. Ligam-se duas
plantas, tendo-se cautelosamente tirado as cascas ou leves cama-
das das hastes, no ponto de contacto. Depois de certo tempo vae-se
cortando o ramo que se quer enxertar, pouco a pouco, junto
e abaixo da parte ligada. Aqui esta a gravura que representa
o enxerto por aproximacdo. Ha muitos outros modos ainda de
fazer um enxerto. Qualquer dia havemos de ir ao jardim e
la faremos a] guns. Esqueci-me de dizer a voces que o enxerto,
qualniier que seja o systema, e uma operacao que exige muito
cuidado. Na parte enxertada devem ser applicadas subslancias
que prolejam a planta e que conservem a humidade necessaria.
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     A. — Que substancias scrao essas, professor'.''
     P. — Diversas, rnas a niais commiirnenic usada c a cera coin

que se cobrem as paries enxertadas, antes ja envolvidas pe1o'
fios corn que foram ligadas.

     Professor.—Pedro, jjorqiie tronxf \ occ cssc ramo ih'
arvore aqui na escola?

      Aliimiio. — Achei-o rnuito bonito; vou ilcslollial-o, j)ar;i
ficar corn esta vara lao dircitinlia. lao lisa.

      P. —- E onde achou voce cssc gallio?
      A.—Enconlrei-o iiurna rua, ondc eslao rortaiulo as .11'-

vores. Nao sei porque, lodos os annos, corlani os galhos <la-
arvore das ruas, dcixando-as tao leias!

      P.—Boa obscrvacao a sua, Pcdro.
      A pro[)osilo. vou dar lima aula, tralamli) diitii assumpln

novo. Atteii(,;;!o. lixios. Corlain-sc os rarnos da.s arvi,fcs das rims.
dos jardins, (ios pornarcs etc., cm ceria e]joca do anno, por <li-
versos molivos. coino vao vcr. Esia opera(;;i(>. i]iic sc <;liaina
pod(u\ e Icila iiiis arvorcs »l;ss rnas janliiis ));ira Ihcs i|ar Inrin.i
elegtinlc.

      A. — E nas arvorcs frutifcras, ijrolcssor?
      P. - Nas arvorcs friitircras a poda !cm por I irn ilr^-n-

volver beiii a planta, garaiiliii(!o-lhc a consci'Viicao c |)fo<lin'c;io.
      A.—Mas, ciilao, cortaiKlo-sc assini os gallios ilas ar\o-

res, cllas nao se cstragarn?
      P.—Nao: par;i i|iir iiina arvorr I rulilcra --r coiiscrvc f

produza ln'in. c iicccss;ifii) »'<>rl;ir, on iiicllior, fit)dnr o-. raitios in,.!!
dispostos. dcleitiio.sos 1111 imilfis. I^idani-'-c os gallio.s qiii- -<•
desciivolvern imnlo |)i'o\]in<>s dc onlrus, os (me iiai) sao li'.'tii
formados c os fi'aco.s on rarhiticos. Pral'iCti-sc aimia a p<Kl;! !i;i-
arvorcs antigas para tenlar-.sc ;i siia r('slaiir;i<;,:1u. lii'iindo-sc i>^
galiio.s vcllios, iiii|»roflurtiv(;^. Ajios a j)6d;t das arvorcs vcllia--.
 siirgein novos galiius, rciioxainlo-sc assim a plaiil.i.

      /'?.—Para sc |)odar iiinj arvorc i'- neccssario aprcnder'.''
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     P. — Sim. Precisamos saber podar. A parte duma arvore,
donde se tirou urn galho, e uma parte doente, que exige trato.
Nas pequenas culturas, sendo possivel, deve-se proteger a parte
cortada corn barro e estrume, envolvendo tudo corn estopa.

     ^- — Eu vou podar uma laranjeira velha, que tenho em

casa.
     P- — Nao faca isso agora, que a arvore e capaz de morrer.
     A. — Mas, porque, professor?
     P- — Porque nem todo o tempo se presta para a poda. A

poda tern tempo certo.
     •'4- — Quando, entao, devemos podar as arvores?
     P- — Entre nos, o tempo melhor e em setembro.
     Creio que agora todos sabem porque se cortam os ramos

das arvores das ruas, jardins, pomares, etc., nao e verdade?
     A. — Sim, senhor.

     PLANTAS PARAS1TAS E INSECTOS NOCIVOS

     Professor. — Vou hoje comecar minha licao por uma per-
gunta. Voces sabem o que quer dizer a palavra parasita? Quern
souber, responda.

     Alumno. — 0 papae sempre diz que o homem que nao tra-
balha e um parasita.

     P. — Perfeitamente. Entao, que devemos entender pela pa-
lavra parasita, applicada ao homem?

     A. — Parasita quer dizer o que vive a custa de outrem, nao
e, professor?

     P- — Muito bem. Si ha homens parasitas, isto e, homens
vadios, que vivem a custa de seus semelhantes, ha tambem ou-
tros animaes e muitas plantas que fazem o mesmo e que por-
isso sao chamados — parasitas. Quern e capaz de me dar o
nome dum animal parasita? Podem falar, cada um por sua vez.

     A. — 0 piolho.
     A. — 0 carrapato.
     A.—A pulga.
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     A. — 0 percevejo.
     P. — E' bastante. Os anirnaes que voces citaram sao para-

sitas, porque, Castro?
     A.— Porque vivem a custa do sangue do hornem e de

outros anirnaes corno o cao, o galo, o boi etc.
     P. — Perfeitarnente . . . Quern quer agora me dar o nome

durna planta parasita? Fale voce, Leandro.
     A.—A erva de passarinho.
     P. — Sim. E' urn vegetal darnnoso aos pomares. Os passa-

ros cornern as frutinhas dessas plantas e lancam as sementes
nos galhos das arvores. As sementes viscosas germinam e a pa-
rasita se implanta nos ramos, sugando-lhes a seiva. Assim como
ha algumas plantas que damnificam outros vegetaes, ha tam-
bem insectos que Ihes sao nocivos.

     A. —- Que quer dizer insectos nocivos?
     P. — Insectos nocivos sao animaesinhos que estragam os

vegetaea, os frutos etc.
     A.—Como e que encontramos as vezes frutos bichados,

sern terem furos na casca?
     P. — Bravo! . . . Voce mostra que e um menino intelligente

e observador. E' verdade o que voce me perguntou. Isso se da,
porque os insectos dcilarn seus ovos nas flores. Estas, como sa-
bem, dao origern aos frulos. DOS ovos saern os germens que
se conservarn dentro dos frutos e ahi se desenvolvern.

     A. — Corno poderernos evitar que tal aconteca?
     P.—Devernos applicar nas plantas irrigacoes e pulveri-

zacocs corn apparelhos proprios e substancias que rnatam os

germens.
      A.—Quaes sao os insectos nocivos?
     P.—Vejam: aqui eslao alguns, nesle rnappa. Ternos a

vaquinha, que prejudica a cultura das batatas; o coruquere e a
lagarta rosada, que darnnificarn os algodoaes; a cigarra, o ga-
fanhoto e a broca, que estragam os cafesaes; as formigas sau-
vas, que sao mui damnoHas aos pornares, hortas, jardins etc.

      A. — Corno poderernos nos livrar desses insectos?
     P. — Contra dies applicamos muitos rneios de deslruicao,

mas o prin'pipal e proteger os passaros, que sao os seus maiores
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inirnigos. E' por isso que nao devemos perseguir os passarinhos,
os melhores defensores das plantas. Temos ainda, felizmente,
muilos outros animaes que dao caca aos insectos nocivos; temos
o sapo, o tamandud, o ourico, a lagartixa etc.

     A. — Que bons animaes!
     P. — Vejam, pois, meus meninos, como entre os animaes

e as plantas ha tambem bons e maus.
     Protejamos sernpre os primeiros e facarnos guerra de morte

aos segundos.

                      A TINTURAR1A
     Professor. — Voces nao estao ouvindo um toque de cor-

neta? Sera algum batalhao da Forca Publica que vem vindo?
Quern sabe si serao os escoteiros que regressam dos exerci-
cios. nao? Va a janella, ver o que e, Gastao.

     Alumno. — E' o tintureiro, professor.
     P.—Ora, o tintureiro! E eu a pensar que eram os sol-

dados! . . . Mas, nao faz mal, nao perdemos o nosso tempo. 0 tin-
tureiro veiu em boa bora. Precisarnos conversar urn pouco
sobre elle. Onde o tintureiro trabalha, Amadeu?

     A. — Na tinturaria.
     P. — Que e tinturaria, Ignacio?
     A.—E' uma casa onde se tingern roupas, corn tintas de

qualquer cor.
     P. — Sirn. De rnodo que tintureiro e tinturaria, sao pala-

vras derivadas . . . de ([ue palavras, Antonio?
     A. — De tinta.
     P.—Muito hem. Oucam agora a historia da tinturaria.

Tinturiiria c a arte de lingir o lu-iho, a la, a seda, as pelles, etc.
A tinluraria trouxe-nos rnuitos beneficios. Alern de podermos tin-
gir os pannos, as plumas, que nos sao uteis, ainda fazemos
economia, pois quando as nossas roupas, chapeos etc., ja es-
tao descorados pela accao do tempo, o que fazemos, Leonardo?

     A. — Mandamos tudo a linturaria para ser tingido.
     P. — E fica. parecendo que estamos de roupa nova, nao

e verdade? Assim, um terno de roupa, que nos parecia .im;
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nrestavel, depots de tingido ainda nos podora durar muito
t'ernpo. Vejan? pois que coisa util voces aprenderam ho,e. E

porque?porque:     A —Por causa da corneta do tmtureiro.
     P- Muito bern. Voce e um menmo activo. Na proxima

aula eu Ihes contarei novas historias e mais homtas amda, a

respeito da rinturaria.

     Professor. — Olavo, o que ve voce aqui neste quadro.
     Alumno — Eu vejo rnuitos homens construrndo uma casa.
     p _ Voces vao me dizer quaes os materiaes empregados

na construccao duma casa. Podem ir fa.lando, mas corn rnuita

ordem.
     A.— Areia.
     A. — Terra.
     A. — Pedregulho.
     ^._pedra.
     ^.—Cal.
     /(.—Tijolos.
     ^._Telhas.
     A. —Madeiras.
     A. — Ferro.
     A. — Vidros.
     A.— Tintas.
     A. — Cimento.
     p. _ E' bastante. Ha ainda outros, como: papel, pregos, pa-

 rafusos, fechaduras etc.
     Como se chamarao os homens que trabalham na constru-

 ccao duma casa? Sabe, Antonio?
     ^—Operarios, professor?
     p _ gim. Esse e o nome que se da a todos em geral,

 Baas, particularmente, cada um recebe um nome conforme o
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 service que executa. Assim, o pedreiro faz as ... quern sabe?
 Fale voce, Fernando.

     A. — Paredes, alicerces.
     P. — Trabalha, ernfim, corn argarnassa, cirnento, tijolos,

telhas etc. 0 carpinteiro o que faz, Juventmo?
     A.—Faz as portas, janellas, forro, soalho .. .
     P. — Prepara ainda as vigas, caibros e ripas do telhado

para receber as telhas que cobrirao a casa, nao e assim? Que
faz o pintor, Joaquim?

     A.—Pinta toda a casa.
     P. — Temos ainda o encanador, que assenta os encana-

mentos para agua e exgotos; o vidraceiro, que colloca os vi-
dros.

     Depois da casa prompta, ainda nella trabalham o lavador,
o encerador, o tapeceiro etc. Vejam, quanta gente e necessaria
para construir uma casa! Que nome recebem os diversos com-
partimentos da casa, Pedro?

     A.—Area, hall, escritorio, sala de visitas, sala de jan-
tar, quartos, copa, cozinha, banheiro e porao.

     P. — Muito bem. A casa pode ser ainda terrea, quando
so tern um pavimento, e assobradada, si tern um ou mais anda-
res superiores. As casas hoje sao feitas de tijolos. Os antigos fa-
ziam-n-as de terra bem imprensada formando grossas taipas.

     As habitacoes ruraes das pessoas pobres ainda hoje sao
feitas de barro. Os grandes edificios sao geralmente cons-
tmidos de cimento armado. E' uma construccao cara, mas muito
rapida. Quanto ao logar em que deve ser construida uma caaa
e a sua ventilacao, ja estudamos aqui, quando Ihes ensinei
a "Hygiene da habitacao," lembram-se?

     A.—Sim, senhor.
     P. — Na proxima aula verei si todos tern aprendido o

que tenho ensinado.
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                  A COMMA ARAB1CA
    Professor. — Que tern voce ahi na mao, Bernardo?

 '   Alumno. — (Mostrando resina tirada de pecegueiro_)
—E' gomma arabica, que eu tirei do tronco do pecegueiro la

de casa.                                                . .
     p —Varias arvores, como o pecegueiro, a cerejeira,

a ameixeira, dao resinas semelhantes a gomma arabica.
     A —Entao, essas resinas nao sao gomma arabica.
     p _Nao mas si voce fizer corn essas resinas uma m-

fusao, 'ellas ficarao pegajosas, mas nao tanto como a gomma

arabica.
     ^_A gomma arabica tambem da em arvore?
     p.—E' resina duma arvore—a acacia, que cresce em

 abundancia nas Indias e na Africa.
     A —Que interessante!

 -   p.—A resina dessa arvore sae, escoa, filtra-se da casca

 durante o verao.
      A.—Quando sae e liquida, nao e?"

 -   p._Sim, mas endurece logo corn o calor.
     ^._E nao precisa ser preparada?
      p _ E' so mistural-a corn agua fervendo.

      ^ — E esta prompta.
      P. — Prompta para o que?

 .    ^_—para grudar, collar, juntar.
  i   p —Tambem entra na composicao de tintas e vernizes;
 serve para endurecer palhas para chapeos e dar resistencia a

 certas fazendas etc.
      A.—Os sellos ja vem corn gomma arabica.

    • ^ _E as vezes pregam-se uns aos outros.
      p'_Quando se quer que os objectos gommados nao

  adhiram uns aos outros corn a humidade, addiciona^se glyce-

  rina a gomma. A gornrna arabica preparada tern amda a pro-
  priedade de nao se partir ou fender tao facilmente.

      ^.—Quando guardada algum tempo, fica corn um chei-

  rinho ruim!
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     P.—Para evitar esse inconveniente, tambern ha remedio.
E' so rnisturar agua de cal na proporcao de 18 centimetros
cuhicos por 100 grammas, que a mistura ficara clara e inodora
e conservar-se-a perfeitamente.

     A. — Daqui por deante, quando precisar, vou por agua
de cal e glycerina na gomma arabica.

                       AS NUVENS

     Professor. — Attencao todos. Voces ostao vendo, aqui,
esta chaleira de agua a ferver?

     Alumnos. — Estamos, sim, senhor.
     P- — Que e que esta saindo pelo seu bico? Fale, Jorge.
     A. — Sae muita fumaca.
     P- — Quern ja experirnentou chegar a mao perto do hico

duma chaleira de agua a ferver?
     •4. — Eu ja experimentei, professor.
     P- — Que sentiu voce, quando fez tal travessura, podendo

ate queirnar-se e nao ouvindo talvez os conselhos da rnarnae?
     ^- — En senti um calor muito forte e depois a minha rnao

ficou toda humida.
     P. — Sim. Si nos deixarmos a chaleira ao fogo, sempre a

ferver, no fim dum certo tempo que acontecera corn a agua?
Quern quer dizer? Fale, Eurico.

     A. — Ella desapparecera.
     p-—Perfeitamente. E para onde ira? Diga, Santos.
     A- — Vae para o espaco, para o ar.
     P. — Mas, por onde sahiu a agua? Como podera a agua

subir para o espaco? 0 Abreu vae me dizer isso.
     A. — Sahiu pelo bico da chaleira e subiu para o ar em

forma de fumaca.
     P. — Muito bem. Subiu, entao, em que estado?
     A. — Gazoso.
     P. — Sim. Voces ja sabern que a agua pode tarnbem estar

noutros estados . . . Quaes sao mesmo esses estados?
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     A. — Liquido e solido.
     P. — Sim. A fumaca que sahiu da chaleira, que humede-

ceu a mao do Carlos, nada mais e que a agua em estado ga-
zoso. Devido a grande temperatura, a agua transformou-se em
vapor e saindo pelo bico da chaleira subiu para o espaco. At-
tencao. A agua (|ue se intiltra no solo, quando chove, a agua
dos mares, rios, lagos etc., tambem se aquece pelo calor que
se desenvolve na terra e pelo calor do sol; produz-se assim a
evaporacao, isto e, constantemente sohe para o espaco uma por-
cao de agua em estado de vapor, em estado gazoso.

     A. — E essa agua loda ern eslado gazoso onde vae parar?
Ella nao volta mais a terra?

     A.—Jii Hie explico, men curioso. Olhem todos para o
ceo. Que e que voce ve la no alto, Fernando?

     A. — Eu vejo as nuvens.
     P. — Como se formaram ellas?
     A.—{?)

     P.—Vou dizer-llies: os vapores d'agua, que do solo s6-
bem para o espaco, vao se agglomerando nas altas regioes da
atmospliera e formam deste modo as nuvens que voces estao
vendo. Ellas, como voces, tambem nao se parecem umas corn
as outras e tern nomes differentes. Vamos ver si sao observa-
dores. Quem e capaz de me descrever uma nuvem? Fale, voce
Cicero.

     A. — Quando ameaca lempestade, eu vejo no ceo grandes
nuvens pardacentas ou negras.

     P.—Muito hem. Essas nuvens tern contornos mal defi-
nidos sao feias, negras, mesmo, como bem disse o Cicero, e
chamam-se nimbos. Nao se esquecam deste nome.

     Voce, Salles, vae me descrever outra nuvem.
     ^- — Eu vejo, la hem no alto, aquellas nuvensinhas bran-

 cas, espalhadas pelo espaco.

     P.—Bravos! Pois aquellas lindas nuvensinhas que va-
gueiam pelo espaco azul, la no alto, muito alvas, recebem
 o nome de cirros. Quasi sempre precedem mudanca de tempo.
 Voce, Costa, quer me descrever outra nuvem?
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     A.—Como se chamam aquellas que la estao, redondas,
parecendo algodao?

     P. — Chamam-se cumulus, e sao mais frequentes no ve-
rao, formando-se de manha e dissipando-se a tarde. Quando o
ceo esta cheio dellas e sao acompanhadas de cirros, denunciam
chuva ou tempestade.

     Ha ainda outras nuvens que a esta hora nao vemos
no ceo. Ellas formam-se ao por do sol e logo pela manha desap-
parecem. Extendern-se pelo ceo, occupando as baixas regioes
da atrnosphera, dispostas ern camadas hor,izontaes. Essas nu-
vens charnam-se estratos. Vejam: ellas estao representadas aqui
nesle rnappa.

     A.—Os nevoeiros sao nuvens, professor?
     P. — Sim, rneu pequeno. Sao nuvens que occuparn as par-

ies mais baixas da atmosphera. Olhem o mappa: os nevoeiros se
formarn principalrnente nos logares humidos, sobre os rios,
lagos, mares, etc.

     A. — Mas, as nuvens para onde vao?
     P. — Voltarn para a terra donde parliram, ern forma de

chuva. Na proxima aula falaremos sobre a chuva. Hoje nao
temos mais tempo e voces ja aprenderam muita coisa util, nao
e verdade?

     A. — E', sim, professor.



QUESTOES GERAES

              PALESTRAS SOBRE ENSINO

                                     (F. PARKER. — "Biblioth. peda-
                                 nosica," (iry;;niiza(la |lor A. B;irreto
                                 e .1. Stott.)

                       PALESTRA XII

                  FALAR COM 0 LAPIS

     A crianca, ao entrar para a escola, penetra num meio
que Ihe e completamente desconhecido, um mundo novo, por
assim dizer, levando comsigo o que de bom e agradavel apren-
deu naquelle que acabou de deixar: alegria, liberdade de accao
e de movimento etc.

     Tao estranho Ihe e o novo ambiente como estranhas Ihe
sao tarnbern as physionomias dos entes corn quern vae conviver
algurnas horas do dia. Adrnirada, rnedrosa, acanhada, sente-
se coagida, tomada dum visivel mal-estar. Si a isto se accres-
centar o encontro corn um professor rispido, exigindo que ella
se submetta desde logo a disciplina, tereis ahi uma crian9a
para sempre timida, dorninada pelo medo, e fechando a alma
a toda e qualquer expansao, como a flor que emmurchece a
falta dos raios alegres do sol ...

     Dae-lhe, porern, estes raios nurna recepcao anirnada e
arnavel, num arnistoso aperto de mao, numa occupacao qual-
quer agradavel, e la se Ihe irao os temores, e a sua natureza
toda se expandira, permittindo o surto livre de seus proprios
conhecimentos e da habilidade e experiencia adquiridas.

     Sabeis agora como devereis proceder corn a crianca que
entra de novo para a escola. Provocae a sua confianca, dando-
Ihe desde esse momento alguma coisa corn que lidar: ou um
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pedaco de giz para rabiscar. livremente o quadro-negro; ou
uma lousa corn um lapis; ou uma colleccao de blocos; qual-
quer occupacao, em summa, que a distraia e Ihe absorva o
espirito. Incitae-a a falar na aula corn desembaraco e liber-
dade, como si esdvesse na casa paterna, donde ella traz bastos
conhecimentos de linguagem, de pronuncia, de accentos, apren-

didos por imitacao; a empregar, emfirn, uma linguagem con-
sciente; e continuae esse processo imitativo por meio de exerci-
cios em que a vossa voz seja o principal modelo. Conduzi-a a
enunciar sentengas, empregando palavras apropriadas a accao

executada, taes como estas:
     Dir-lhe-eis, levantando uma das maos: "esta e a minha

 mao direita;" "imitem-me voces;" "esta e a minha mao es-
 querda." "Posso sentar-me;" posso andar;" posso pular;" etc.,
 acornpanliando sempre da accao as palavras. Depois, mandae
 que cada crianca proceda do mesmo modo, em accoes e palavras.

      Perguntae-lhes quantas coisas podem fazer, e mandae que
 uma apos outra, cada crianca as faca, dizendo ao mesmo tempo
 os seus actos. Appntae objectos quaesquer, falando: "Eis aqui
 um relogio; "ali esta um quadro;" etc., exigindo o mesmo
 dos alumnos. Nesses exercicios, fazei por empregar as palavras:
 aqui. Id, ali, acold, este, estes, esta, aquella etc. Disponde
 os objectos em logares differentes, para que os alumnos digam
 onde se acham. Introduzi nesses exercicios as "licoes de coisas"
 mais faceis, dos manuaes de ensino objective, sobre plantas, ani-
 maes, mineraes, e objectos quaesquer, conduzindo a crianca a
 dizer o que ve, da maneira mais simples possivel, empregando

 a sua linguagem propria, como o faz na conversacao. Na caren-
 cia de objectos, podeis lancar mao de estampas, porque o fito
 principal, destas licoes e levar a crianca a falar corn liberdade e

  correccao.
       Sera bom que tomeis nota entao do vocabulario e das ex-

  pressoes de que ella se utiliza para traduzir seus pensamentos,
 .corrigindo-lhe ao mesmo tempo os erros de pronuncia, pela re-
  peticao da pronuncia correcta, e os de articulacao, pela disposi-

  gao apropriada dos orgams vocaes.                       . ^
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     Antes da crianca falar corn bastante liberdade, e inutil qual-

quer interferencia vossa para corrigir-lhe a linguagem; disso

so devereis tratar, quando ja passado este importante periodo.

     0 processo mais simples para a consecucao desse fim, e

fornecer a crianca a maior somma de sentencas correctas, em-

pregando invariavelmente objectos quaesquer.

     Quando ella empregar, por exempio, o verbo no singular,

devendo. empregal-o no plural, recorrei a objectos presentes,

chamando a sua attencao para a expressao incorrecta.

     Do mesmo modo devereis ensinar-lhe todos os vocabulos

novos e as rnodificacoes do sujeito e do predicado, produzi-

das por adverbios e adjectives.

     Assim, collocando os objectos em pontos differentes,—

um chapeo sobre a mesa—por exempio, perguntareis: "Onde

esta o chapeo?" etc.

     Quanto ao adjective e aos seus graus respectivos, ainda corn

auxilio dos objectos podereis dar aos vossos alumnos licoes bem

sugestivas. Corn o objecto, os levareis a descohrir, por si mes-

mos, as suas principaes qualidades icaracteristicas, como —

GRANDE, PEQUENO, BONITO, FE10, LEVE, PESADO etc., e COmpa-
rando-o corn outros, conseguireis as seguintes sentencas: "este . . .

e tao grande como aquelle;" "este. . . e maior que aquelle;"

 "este. . . e menor que aquelle;" "este . . . e o maior de todos etc.

      Quando um grupo de criancas estiverem habituadas a

 observar assim, attentamente, podeis entao comecar corn pro-

 veito o ensino da leitura.

     Inicial-o, antes de adquirido este poder, e mal empregar

 o tempo, e incidir num erro pedagogico.

     No dia em que os professores se compenetrarem profun-

 damente que educca- e produzir poder, ouso affirmar que mais

 conscientemente saberao adaptar os passos progressives a ca-

 pacidade intellectual da crianca.

     Toda a pressa e prejudicial, especialmente quando excita

 em demasia a forga intellectual dos pequeninos cerebros.

      Numa das minhas palestras delineei-vos o modo como

 eu procederia para ensinar a soletracao. Vou repetil-o, para

 que melhor o fixeis.
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     No primeiro anno, exercitaria a crianca a copiar (dando-
as em sentencas) as palavras aprendidas na leitura, exigindo-
Ihe, porem, a mais absoluta correccao; e ao iniciar o segundo
anno, faria ditados.

     Ha duas regras, que convem aqui lembrar, porque de-
vem ser invariavelmente seguidas: primeira, desenvolver na
crianca o poder de conhecer quando sabe ou nao uma palavra.
Segunda, nao permittir nunca que ella veja ou escreva uma
palavra errada.

     Como auxilio a primeira regra, o professor devera escre-
ver uma grande copia de palavras no quadro-negro, explican-
do-as todas, ate o momento em que os alumnos possam por si
fazer uso do diccionario.

     Quando o professor verificar que elles sao capazes de
escrever, ditadas, todas as palavras empregadas previamente
na copia, podera entao comecar os exercicios de falar corn o
lapis.

          EDUCA^AO PHYSICA NAS ESCOLAS

     A maioria dos paes pouco ou nada trata do desenvolvi-
mento physico dos filhos. Mandam-n-os a escola onde o pro-
fessor se encarrega de desenvolver-lhes o intellecto. A educa-
cao physica da crianca e negligenciada no lar, e ate bem pouco
tempo o foi na escola.

     Hoje ninguem contesta que o physico, tanto quanto a in-
telligencia, precisa ser guiado, ser educado. Disse Cicero: "0
exercicio contribue e auxilia a conservar vigorosa a mente."

     A falta de gymnasio ou logar apropriado nao pode ser-
vir de desculpa, para que nao se de movimento a educacao
physica. Os exercicios gymnasticos devem, de preferencia, ser
executados ao ar livre, mas podem tambem ser feitos nas classes.

     Diariamente, hora apos hora, sentam-se as criansas numa
posicao forcada, escrevendo ou estudando. Nao e sem razao
que ficam inquietas e desattentas.
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     Alguns minutos de gymnastica e uma marcha ao redor
da classe, acompanhada de exercicios respiratorio's, corn as
janellas bem abertas, farao os alumnos voltar aos seus loga-
res, corn outra vida e animacao. As criancas sentir-se-ao outras
e o professor tera occasiao de notar sensivel differenca no tra-

balho de cada uma.
     Dirao alguns que nao ha tempo para isto; que os perio-

dos sao muito curtos e muitas as disciplinas do programma.
E' peciso ponderar que os poucos minutos gastos corn a marcha

ou a gymnastica, transformar-se-ao em horas e annos accrescen-
tados a existencia das criancas e pouparao ao professor bastante
energia nervosa. Alguns minutos gastos diariamente, conserva-
rao o organismo em boas condicoes e o sangue circulando li-

vrernente.
     Poucos serao os professores que terao notado o grande nu-

mero de alurnnos defeituosos que tern estado sob seus cuidados:
o thorax achatado, hombros levantados ou curvos, curvaturas
de columnas vertebraes sao frequentes. Todos estes defeitos po-
 dem ser melhorados, si nao curados, corn um pouco de atten-
 gao e boa vontade por parte do professor. Quando em pe, nao
 se permittira ao alumno que encoste on descanse corn os lados
 dos pes. 0 peso do corpo deve assentar nos dois pes; a cabeca,

 levantada, os hombros, puxados para traz; o thorax, saliente.
 Quando sentados, e um grande erro trazerem os bracos cruzados.
 Isto faz corn que os hombros venham a frente causando cur-
 vatura dos mesmos. Tao pouco deve-se consentir que sentem
 sobre as maos ou os pes, ou que cruzem as pernas, o que dif-
 ficulta a circulacao. Os pes devem ficar corn as plantas assen-

 tadas no soallio. 0 corpo nao deve escorregar na carteira: esta
 posicao impelle a cabeca e os hombros a frente, curvando a
 columna vertebral para a frente e assim comprimindo as paredes

 da caixa thoraxica.
      A educacao physica precisa ser ol)rigatoria em toda a sala

 de aula, e todo o professor deve conhecel-a tao hem ou melhor

 que a? outras disciplinas que ministra.
      Que adeanta a um alumno ter-se formado corn distinccao
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numa escola superior, si de la sahiu incapacitado de miciar
sua carreira, devido a debilidade physica?

     Melhor, mil vezes melhor, seria que tivesse gasto um pouco
do seu tempo corn o seu physico e sahisse sadio, alegre e forte,
corn os musculos, tanto como a mente, aptos para enfrentarem a

luta pela vida.
     "Prevenir e melhor que remediar," diz o ditado. Para o

desempenho de grandes cargos e necessario saude extraordi-

naria.
     Sem exercicio ha sempre um embaraco no systema. Po-

dera ser no estomago, na cabeca, no coragao, nos pulmoes ou
na garganta, mas lia sempre embaraco, ha uma falta de fun-

ccionamento perfeito.
     As criancas das escolas sao os cidadaos de amanha; a

sua direccao actual reflectira no future.
     Cuidemos do seu physico.

           FESTAS ESCOLARES—PASSEIOS

                ''•/I educH^ao lem por fisn o desenvolvimenio
            harmonica de todus as faculda.des.7''

                                                   STEIN.

     0 homem so podera ser integralmente educado, quando
nelle se reflictam os bons resultados dos seguintes ramos edu-

cativos: intellectual, physico, moral e civico.
     Para darmos um caracter pralico a esta breve nocao theo-

rica, precisamos procurar na moderna escola primana, meios
attraentes de ministrar os principios que concorrem para a
educagao completa.

     Dentre os innumeros meios applicaveis, se destacam, pe-
las sua manifesta utilidade, as festas escolares.

     Estas featas, geralmente, sao realizadas. nos dias feria-
dos, em commemoracoes as datas nacionaes.
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     Quantos exemplos salutares moraes e civicos, irmanados
corn lucidos conhecimentos intellectuaes nao poderao colher OB
alumnos, duma preparada palestra historica?

     As preleccoes feitas pelos professores sobre o motive
duma festa escolar, constituem optimas aulas de historia pa-
tria, onde sao realcados os heroicos feitos de nossos antepas-
sados, constituindo exemplos magnificos de moral e civismo,
que muito influenciam sobre a indole imitativa da crianca.

     <J alto valor das festas civicas escolares sobre o desen-
volvimento intellectual, moral e civico dos educandos e facto
incontestavel.

     A educacao physica, por sua vez, tambem faz parte activa
em todas as festas escolares e e ministrada por meio de jogos
gymnasticos, em todos os seus differentes aspectos. Alem des-
tas rapidas con&ideragoes, essas festas, em muito concorrem
para o aperfeicoamento da educacao artisti'ca das criancas,
pois a literatura e a musica sao cultivadas corn esmero, por
meio de poesias e hymnos patrioticos.

     Compreendendo a importancia educativa das festas civi-
cas escolares, os altos poderes da Instruccao Publica ordena-
ram as realizacoes das mesmas, em todos os estabelecimentos de
ensino primario, e os resultados obtidos tern sido magnificos.

     E e assim que a escola primaria moderna tern trabalhado
para ministrar o ensino simultaneo dos principaes principios
educativos, dum modo intuitive e attraente.

**

     Na escola primaria, as licoes devem ser ministradas ob-
jectivamente, baseadas sempre em methodos intuitivos, devendo
o professor conduzir mui suavemente seus alumnos afim de
que o aprendizado se desenvolva naturalmente, &em exgota-
mento intellectual.

     De accordo corn a sciencia pedagogica moderna, e condem-
navel, sob todos os ponjtos de vista, o ensino dogmatico.

     Cumpre partir sempre do conhecido para o desconhecido.
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     0 ensino objective faz entrar em accao os sentidos dos edu-
candos, accao esta que contribue, sobremodo, para fixar em suas
intelligencias as nocoes sobre os diversos assumptos estudados.

     E" pois de grande vantagem para a efficacia do ensino,
o contacto directo e continuo do alumno corn a vida exterior,
onde o mesmo tern a grande liberdade de ver e tocar naquillo
que esta aprendendo.

     Eslas theorias pedagogicas sao praticamente amoldadas
a escola primaria por innumeros meios de ensino, dentre os
quaes se destaca pela sua utilidade manifesta, o passeio esco-
lar.

     Nos passeios'escolares, o ensino de diversas materias tor-
na-se facil e sugestivo.

     Orientadas por seus professores, durante um passeio, as
criancas observam os limites naturaes demarcados pelos rios
e pelas montanhas; apreciam o escoamento natural das aguas;
procuram fontes, descohrem nascentes; emfim, estudam a na-
tureza em todos os seus aspectos, adquirindo, alem desses co-
nhecimentos geographicos, innumeraveis nocoes sobre plantas,
animaes e mineraes.

     Os passeios aos estabelecimentos industriaes offeirecem
tambem valiosos cabedaes para o ensino de nossas preciosas
riquezas naturaes.

     Nas fabricas, os alumnos tern o prazer de apreciar dire-
ctamente as importantes manufaoturas de nossas principaes
materias primas.

     0 passeio escolar, alem de ser um factor importantis-
simo e indispensavel ao desenvolvimento intellectual, -tambem
muito contribue para o aperfeicoamento physico das criancas,
base principal para a conservagao da saude.

     0 ar puro dos campos tonifica os orgams internos; o exer-
cicio, resultante dum passeio, desenvolve todos os musculos
corporaes, e a vista e o ouvido tambem sao exercitados pelo
trabalho de observacao.

     Corn estas ligeiras consideragoes fica demonstrada a im-
portancia pedagogica dos passeios escolares, que deverao ser
feitos de accordo corn os requisites seguintes:
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     a)  Esses passeios deverao ser realizados, preferivel-
rnente, nas manhas dos dias limpidos e em logares isentos de

pantanos.
     b)  Durante os passeios, o professor devera dispensar

especial cuidado para corn seus alumnos, attendendo sempre

as suas multiplas perguntas.
     c)  De volta dum passeio escolar, o professor devera

exigir de seus alumnos descricoes oraes e escritas sobre objectos

e factos observados.
                                   EVILASIO A. DE SOUZA.

                  EDUCA^O INFANTIL

     Maes! Tudo quanto ha de mais puro e nobre, em vos se
encerra, pois representaes a imagem palpitante da bondade,
a candura sem rival, o amor sincere e sagrado que, corn valor,
enfrenta os vagalhoes da vida! 0 vosso orgulho reside na fe-
lecidade dos vossos filhos. Essa felicidade e a vossa; mas, para
que ella sempre exista, deveis ter o maximo cuidado na edu-
cacao dos entesinhos que Deus vos corifiou, na formacao de
seus sentimentos, no aperfeicoamento de seus caracteres. Bern
sabeis que as criancas sao como as tenras plantinhas: neces-
sitam do vosso amparo quando ainda pequenas. A alma dos
pequeninos abrir-se-a para o mundo, transbordando candura,
virtude e sabedoria, si a encherdes de santas essencias "quando
ainda mal desdobrando para a vida vem."

     So useis, 6 maes, castigos moraes, pois que a pancada,
a humilhagao e o terror produzem nas tenras creaturinhas aba-
los nervosos, que muito Ihes prejudicarao a saude e o caracter.
Educae vossos filhos desde o seu primeiro vagido.

     Certa mae perguntou a um ministro de Deus quando de-
veria comecar a educacao do filhinho, que tinha entao quatro
annos. E o virtuoso sacerdote respondeu-lhe: — "Senhora, si
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ainda nao a comecou, ja perdeu quatro annos. Desde que o
primeiro sorriso desponta nos labios duma crianca, deve-se
principiar a educal-a, porque a crianca aprende por simples
imitacao corn o seu esforco, quasi atraves dos poros."

     E' no lar que o caracter se forma. E' no seio da familia
que a humanidade recebe o seu peor ou melhor ensino moral,
porque e ali que se bebem os princlpios que passam para
a virilidade e so acabam corn a vida.

     Diz-se que as maneiras fazem o homem e o seu espirito,
porem corn mais a'certo deveria dizer-se que — a familia faz
o homem; o ensino domestico indue nao so as maneiras, mas
tambem o caracter. E' no aconchego da familia que o coragao
se desenvolve, que se formam os habitos, que a intelligencia
desperta e o caracter se forma para o bem ou para o mat. Dessa
fonte pura ou impura' dimanam os principles e maximas que
regem a sociedade. A propria lei nao e sinao o reflexo da fami-
lia. As rnenores sernentes de opiniao plantadas no espirito das
criancas na vida privada, rnostram-se mais tarde no .mundo e
tornam-se a opiniao publica, e aquelles que tern a seu cargo a
direccao das criancas, exercem maior poder do que os que tern
em suas maos as redeas do governo. A crianca vem ao mundo
sem amparo e por isso depende daquelles que a cercam. A sua
educacao comeca corn o primeiro ar que respira. Triumphara
na vida, si puro for o ambiente onde cresceu. Succumbira fa-
talmente no meio da jomada, si so miasmas respirou na at-
mosphera onde criminosamente se desenvolveu.

     Assim pensava Samuel Smiles; assim entendemos nos. Para
as boas maes, para aquellas que pretendem levar a serio a
santa missao que Deus Ihes confiou; para aquellas que so al-
rnejam para os filhos um future duma felicidade sem egual;
para aquellas que nao abandonam o fruto sagrado de suas
entranhas nas maos- de aias corrompidas; para aquellas que
nao deixam a docura do lar, o sorriso dos filhinhos, para -cor-
rerem atraz dos chas, corsos, theatres e saraos, onde envolta em
sedas, plumas, joias, perfumes, luz e musica, a moral se esvae;
emfim, para as maes que verdadeiramente o sabem ser, vao
aqui alguns preceitos educativos, a guiza de conselhos, que en-
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contramos ha tempos, num vcll'.o alfarrabio, e sobre os quaes os

povos cultos edificaram a sua patna:
     1.°)  Dae instruccao elementar aos filhos, na esoola

ou no lar.
     2 ")  Ensinae-lhes o prepare domestico dos alimentos, pois

urna boa cozinha lira muito dinheiro a botica; bem como to-

dos os outros misteres que uma boa dona de casa deve saber

I H7€*Y
     3.")  Mostrae-lhes que a verdadeira economia esta em

saber gastar menos do que se ganha, sem restringir o necessario.

     4.")  Iniormae-lhes que um rosto sao e cheio vale mais

que muitas bellezas pallidas, languidas e cansadas de bailes

e theatres.
     5.")   Ensinae-lhes a modestia no vestuario e no trata-

mento; um vestido de chita que se pagou, assenta melhor que

um de seda comprado a credito.
     6.") Mostrae-lhes, em tempo opportune, que devem

 casar corn uma pessoa pobre mas honesta, e nao corn uma nca

 mas viciada e maculada.
     7.")  Dizei-lhes que os passeios a pe pelos campos valem

 mais que os de carro e os saraos.
     8.°) Ensinae-as que nao julguem pelas apparencias e

 que nao promettam sem previamente saberem si podem cumpnr.

     9.°)  Convencei-as que da harmonia do caracter, da

 egualdade e da combinacao dos gostos e que nasce a feli-

 cidade dos esposos e a alegria do lar.

      10.)  Mostrae-lhes os escolhos da vida e ensinae-as a re-

 movel-os corn valor.
      Maes, si adoraes os vossos filhos, si quizerdes vos per-

 petuar em seus coracoes, educae-os bem, desde o seu primeiro

 vagido, que no final de vossa existencia tereis a inaudita ale-

 gria de ver a vossa obra meritoria reviver na felicidade de

 vossos filhinhos e ir-se transmittindo pelos vossos descendentes,

 formando assim uma geracao de gente sa, honrada e feliz, que

 tornara grande a patria onde nasceu.
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                    0 BOM CAMINHO

     Tres caminheiros, um bastante velho e dots bem jovens,
chegaram certa vez a uma encruzilhada.

     Para que lado seguir? Qual dos dois caminhos escolher:
— o da direita, ou o da esquerda?

     Um, elles o sabiam, era bom. 0 outro levava a pantanos
perigosos e por isso de transito difficiL

     Qual dos dois era o bom e qual o mau?
     Deante de tal incerteza, os dois j ovens comecaram a discu-

tir: um assegurava que o da esquerda era o que levava aos ato-
leiros e o outro affirmava que era o bom.

     A'caloraram-se tanto na discussao, que o velho, astuto e ex-
periente, resolveu intervir.

     —Basta! Nao disputem mais. Assim so perdemos tempo.
Voce diz que o caminho da esquerda e o bom, pois va por elle.
E Toce, que diz o contrario, siga o da direita. Vao!

     — E voce, por qual dos dois ira? inquiriram ambos.
     — Eu espero aqui.
     Ambos os jovens partiram, um para a direita e o outro

para a esquerda.
     0 velho, a espera, acolheu-se a sombra duma grande

arrore.
     Passaram-se algumas horas. De repente, viu chegar o jo-

vem que tomara o caminho da direita.
     — Que aconteceu, amigo? indagou.
     E o outro balbuciou, corrido de vergonha:
     — Esse caminho e o que leva aos atoleiros.
     0 velho tranquillamente repliceu:
     —Pois tomemos o outro e adeante, amigo! ...
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     E explicou:
     — Tinha de ser assim. Um dos dois devia estar enganado.

Por isso resolvi esperar o que voltasse. Na vida, a gente deve
contar mais corn os que se enganam do que corn os que acertam.
E' o que muito poucos fazem. Quasi sempre se acompanha os que
acertam. Comtudo, mais ensina um que erra do que cem que
nao erraram. Adeante! Agora podemos ir seguros, confiantes
de estarmos no bom caminho, nao porque o outro acertou corn
elle, porem porque voce se enganou. Adeante!

                    OS PROTECTORES

     Meus amiguinhos, eu vejo aqui, criancinhas que caem,
muitas vezes porque os companheiros as empurram estouvada-
mente e nao trabalham pelo interesse dellas.

     Essas criancinhas ainda nao sabem andar em fila nem
ficar quetinhas durante as aulas.

     Eu quero Ihes dar amigos para tomar cuidado dellais,
como si fossem suas maezinhas, — amigos que as protegerao
em todas as occasioes e chamarf&e-ao protectores, porque o seu
dever e proteger.

     Proteger e tomar cuidado dos seres fracos e impedir que
Ihes acontega algum mal.

     Quern e que protege um rebanho?
     E' o pastor.
     Quern protege os passarinhos?
     E' o pae e a mae.
     E os pobres velhos, quando nao tern mais forca para tra-

balhar, quern os protege?
     Sao seus filhos, que ja se tornararn grandes e fortes. Tra-

balharn por sua vez para aquelles que os protegiarn quando pe-
queninos, quando ainda eram incapazes de se manter.

     Era uma vez uma boa menina chamada Maria.
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     Indo a rua levar um recado, encontrou-se corn uma

crianca ainda pequenina sentada perto dum cesto muito grande

e pesado, sem poder leval-o.

     Um enorme cao devorava o que havia no cesto, e a me-

nina chorava.

     Maria aproximou-se, enxotou o cao, e perguntou:

     — Que tens, minha filha, porque choras?

     A criancinha nao respondeu, pois ainda nao sabia falar

bem.

     Mas a boa Maria continuou:

     — E onde vaes?

     — Nao sei, respondeu a pequena.

     Maria olhou dentro do cesto e viu f alias de pao corn man-

teiga e um pratinho de sopa.

     — Vaes ao Asylo?

     — Sim.

     — E tua mamae te mandou sozinha?

     — Nao . . . meu irmao . . .

     —Ah! entendo: teu irrnao te conduzia ao Asylo, e elle

e que devia levar o cesto?

     — Sim.

     — E onde foi teu irmao?

     — Nao sei.

     Mau irmao! pensou Maria; abandona sua irmazinha na

rua, onde cavallos e carros a podem esmagar, emquanto que

sua mae conta corn elle para protegel-a! E, assim pensando,

voltou-se de novo para a crianca.                  >

     — Pois bem; eu vou substituil-o. Vem commigo, Ihe disse.

     Corn o seu lencp enxugou-lhe as lagrimas, tomou-a pela

maozinha e carregando o cesto la se foi para o Asylo.

     Sabem o que fez Maria para essa crianca?

     Ella a protegeu.

     Vejamos qual de voces, meus alumnos, quer proteger as

criancinhas?

     Todos querem protegel-as, mas nem todos pddem.
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     Um protector deve ser mais forte e mais prudente que o
seu protegido.

     Comecemos por Aleixo:
     E' voce digno de ser protector?
     Vejamos o seu comportamento.
     De manha, voce chegou as 8 horas, acompanhando cuida-

dosamente os seus irmaozinhos.
     Leu corn attencao as licoes da lousa.
     Outro dia impediu que dois rapazinhos brigassem.
     Muito bem! Merece o nome de protector.
     Venha sentar-se perto de mim.
     E' sua vez, Helena.
     Voce e monitora de trabalhos. E' bom signal, prova de

que a sua professora esta contente.
     E' complacente corn a pequena Melania e nao a deixa

abandonada na rua.
     Ha dias Theodora quebrou sua linda boneca; voce ficou

triste mas nao fez a estouvada nenhum mal.
     Helena e boa e merece o nome de protectora.
     E Gustavo, que esta corn tanta vontade de ser protector?
     Examinemos a sua conducta:
     Que fez voce, hontem?
     Disse uma grosseria a creada que bondosamente lavava o

seu rosto sujo.
     Esta manha rasgou o lenco e fez um chicote para chico-

tear os companheiros.
     Hontem deu um tapa no rosto de Lambert.
     Sabbado passado . . . mas e bastante.
     Ve, meu filho, que emquanto nao tiver uma boa conducta,

voce nao podera ser protector, porque nao sabe proteger.
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     0 PAPAOAIO DE PAPEL DE SEDA

A' sombra da aiameda,
Sobre o tapete negro de asphalto,
Um menino
Empina para o alto
 Um papagaio de papel de seda . . .

               E' um rectangulo leve,
              Pequenino,
              De lira's de manilha
              Transparente,
              Ao qual, como uma aerea maravilha,
              Deram os tons do mar e as tintas do poente.

Alguns instantes, no ar parado,
Ficou paralysado;
Mas, em breve,
Num brusco movimento,
Sobe ao Azul. . . Leva-o, passando, o vento.

              E a linha fina,
              Numa ellipse fatal,
              Como uma serpentina,
              Rapida e de imprevisto desprendida,
              Arrebentou-se afinal,
              Partida ...

E o rectangulo leve,
Parabolas e hyperboles descreve;
E, girando, girando
Rapidamente,
Num corrupio louco,
Baixa ...
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              E, farrapo de seda e de manilha,

              Fluctua . ..

              Pouco a pouco,

              Num curveteio brando,

              Prende-se aos fios telegraphicos da rua.

- - Chora uma alma de crianca

A aerea maravilha

Confeccionada

Corn as tintas do mar e as cores do poente,

Que era toda uma esperanca

Fremente

E que se desfez ligeira . . .

              Chora,

              A' sombra da a lamed a,

              Como choramos a existencia inteira

              E pelo mundo a fora,

              ror um sonho, um passado, um quasi nada:

              —Um papagaio de papel de seda!

                                    CESAR GODOY.

                  0 LEAO E A PULGA

                          (FABULA)

     Certa vez uma pulga tranzida de trio resolveu receber as
caricias do sol.

     De 'subito, surge um leao bastante satisfeito corn o repasto
que fizera na matta, e, dirigindo-se ao misero animalzinho, ae-
sim Ihe brada:

     — "0' minusculo ser, nao te curvas, reverente, ante teu
rei? Vae, afasta-te, si^ nao queres ser esmagado pelas mmhae
possantes palas!"
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     A pulga mantem-se imperturbavel deante de tanta pro-
sapia, e diz:

     — "Majestade: sei que sois forte; sei que sois o valo-
roso dominador das selvas, emquanto que eu nao passo duma
pequenina e fragil pulga. Mas, digo-vos, 6 vaidoso, que nao
temo vossa forca e, sinao, experimentae!"

     E, acto continuo, pulando sobre o dorso do pos'sante ani-
mal, pica-o desapiedadamente, daqui e dali.

     0 leao, colerico, rola pelo solo, vira-se e revira-se, ate que
exhausto, tentando debalde libertar-se do sen adversario e
dar-lhe morte certa, fere-se corn suas proprias garras.

     A pulga, agil cautelosa, continua sempre a pical-o evi-
tando ardilosamente deixar-se apanhar.

     A final, a fera, reconhecendo inuteis seus esforcos, de-
clara-se vencida.

     0 astuto animalzinho, deixando o vencido em paz, segre-
da-lhe ironicamente:

     "Confessae, 6 vaidoso, que nem sempre o forte abate o
fraoo."

                       ANTONIETA PANTOJA DE MORAES.

             COMO OS S1NOS TANGERAM
                      (LENDA ALLEMA)

     Conta-se que numa cidade da Allemanha havia uma
velha igreja, cujas torres guardavam um thesouro em sinos.

     A musica que esses sinos produziam jamais fora egualada,
diziam os habitantes do logar. Nao que elles a tivessem ouvido,
mas seus paes e avos nao se cansavam de descrevel-a.

     Os sinos emmudeceram porque o povo havia se tornado
muito mau, muito egoista.

     Espalhara-se a crenca de que elles tocariam de novo, no
dia de Natal, quando no altar-mor fosse depositada a melhor
dadiva, o melhor presente.
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     Em primeiro logar veiu o rei e deixou no altar a sua co-
roa e o seu sceptro. 0 povo, attento, esperava ouvir o repicar
dos sinos, pois o que poderia haver de mais precioso do que
esses presentes reaes?

     Mas, os sinos nao langeram.

     Veiu um soldado e depoz a sua gloriosa espada. Uma mu-
Iher collocou ao lado um vestido por ella fiado. e tecido. Veiu
em seguida uma menina e deixou flores plantadas, regadas e
colhidas pelas suas proprias maos . . .

     E o campanario, silencioso!

     Morava nessa cidade um rapazito de nome Pedro. Elle
tinha estado semanas e semanas guardando e ajuntando moedas

para o seu presente.
     la a caminho da igreja. Ja quasi a porta, ouviu um ge-

mido. Olhou e viu na sargeta um cao, que tinha uma pema
quebrada.

     Que fez Pedro? A hora adeantava-se. Si voltasse a casa
para cuidar do pobre animal, a igreja se fecharia e elle
perderia a occasiao de contribuir para que os sinos tocassem

outra vez.
     0 cao ganiu de novo.

     Pedro tirou a mao do bolso onde estavam as suas ricas
moedinhas, ergueu em seus bracos o animal e poz-se a correr

para casa.
     Ao entrar, chamou logo por seu irmao: "Henrique! Hen-

rique! Va depressa a igreja levar o meu dinheiro. Corra, que a
igreja nao tarda a se fechar!"

     E Pedro poz-se a tratar do pobre animal, emquanto Hen-
rique corria a igreja.

     No occa&o o sol descambava. Seus ultimos raios mvadiam
o tempio onde a multidao, cansada de esperar, desanimava.

     Alguns, perdendo a esperanca ja sahiam, quando, offegante,
entrou correndo um pequeno. Atravessou o povo e foi direitinho
ao altar onde depositou as modestas moedinhas.



           • "   "              '       •. •         T1^"?""

REVISTA ESCOLAR                     61

     Repentinamente, do campanario silencioso irrompeu ad-
n-nravel musica enchendo a igreja, o ar, a cidade toda corn sua
suave harmonia.

     0 povo cahiu de joelhos, emocionado por aquella melodia
divina.

     Numa janella duma casa distante, surgia risonha a ca-
rinha de Pedro. Elle tinha nos bracos o cao.

     Sua esmola fizera tanger os sinos.

           NAO MALTRATEMOS OS ANIMAES

     Pedro voltava da escola para casa, que ficava um pouco
distante da cidade.

     La, bem no meio da estrada, avistou um enorme sapo
dormindo.

     —"Venha, Carlos!" gritou elle ao companheiro, que es-
tava atraz. "Traga uma pedra. Vamos nos divertir corn aquelle
sapo."

     A' idea de judiar do sapo, Carlos chegou correndo.
     Um pouco adeante dos meninos ia um pobre burro pu-

xando pesada carroca. Vergado ao peso da carga, o seu foci-
nho quasi tocava no chao. Viu o sapo e nao querendo pisal-o,
parou. Depois de observal-o por alguns instantes, rogou nelle
o focinho acordando-o. 0 sapo, assustado, pulou para bem longe
dos seus malfeitores.

     Pedro e Carlos observaram o que acontecera e ficaram
hem enverg6nhados da licao que o burro Ihes dera.

     — "Nao e que este burro tern melhor coragao do que
BOS?" disse Carlos.

     — "Vamos pagal-o pela licao que nos deu, ajudando-o
a levar a carga? falou Paulo.

     E, immediatamente puzeram hombros a carroca. 0 burro
sentindo a sua carga mais alliviada, ergueu a cabeca e. . .
logo estava o caminho vencido.
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     Os meninos seguiram, contentes por nao terem judiado
do pobre sapo, e ainda mais satisfeitos por terem ajudado o
burro que Ihes ensinara a nao maltratar os animaes.

Ao ver o neto a brincar,
Diz o avo, entristecido:
"Ah! quern me dera voltar
A estar assim entretido!

Quern me dera o tempo quando
Castellos assim fazia,
E que os deixava ficando
A's vezes para ouiro dia! . . .

 E toda a Iristeza minha
Era, ao acordar p'ra vel-o,
Ver que a criada ja tinha
Arrumado o mcu castello."

E emquanto o avo scisma e, triste,
Lemljra a infancia que la vae,
ja maia uma casa ^exislte
Ou mais um castello cae.

E o neto, olliando aiinal,
E vendo o avo a chorar,
Diz: "Cahiu, mas nao faz mal:
Torna-se ja a arranjar."

                   FERNANUO PESSOA.
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                  0 JARDIM DA VOV6

     Lulu tambem quiz ter o seu -canteiro.
     Preparou o terreno e semeou as sementes, mas no fim

dalgum tempo, desanimado, chegou^se a vovo:
     — Porque sera que o matto cresce mais depressa do que

minhas f lores?
     — 0 matto nos jardins, e como os mans pensamentos, as

mas accoes nos coracoes: — precisam ser sempre combatidos.
E' necessario que os canteiros estejam tao cheios de flores, que
nao haja logar para matto.

     E quando se descobrir uma planta damninha, cumpre
immediatamente arrancal-a.

     '— Vou encher de f lores o meu canteiro, vovo!
     — E o coracaozinho de bons sentimentos, meu neto.
     A proposito, vou contar-lhe uma historia.
     —Que bom! Ate sobre o matto vovo sabe historias!
     — Certo rei foi levado, quando bem pequeno, a um cas-

tello, no alto duma montanha e entregue aos cuidados dum
velho, que o ensinou a observar as estrellas, as flores, as nu-
vens, as montanhas, e tudo que de bello havia ao seu redor.

     0 menino passava horas e horas semeapdo e cuidando
das plantas do seu jardim, onde nao se encontrava siquer uma
planta damninha. 0 seu coracao tambem se conservara limpo
como seus canteiros.

     Fez-se homem e foi governar. Na sua primeira visita pelo
reino aborreceu-se jmmensamente, ao ver que seu povo era mau
e vadio. Por toda a parte havia miseria e falta de asseio; na
escuridao escondiam-se, amedrontados, seus vassallos.

     Triste e pezaroso voltou ao castello na montanha.
 Uma unica idea o preoccupava: tornar c seu povo melhor e
mais feliz; livral-o dos maus habitos.
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     Trabalhando em seu jardim, reflectiu: Si elles plantarem
 e cuidarem da terra, nao so receberao o fruto do seu suor e
serao prosperos, como ainda nao terao tempo para occupar-se

corn maus pensamentos.
     Na seguinte manha levou-lhes sementes, ordenando que

todos as plantassem e dellas cuidassem: ricos e pohres, velhos

e mocos.
     Por toda a parte homens, mulheres e criancas comecaram

a cavar a terra e a plantar. Nao havia mais tempo para rixas,
roubos e questoes. Todos eram felizes.

     Dia apos dia, cuidaram das suas plantacoes regando-as,
limpando-as, ansiosos por saberem o que diria o rei quando vol-

tasse.
     No dia da colheita veiu o rei. Por toda a parte notou

elle grande differenca. A abunclancia substituira a miseria.
Todos, de semblantes francos, corriam a acclamar o soherano

a sua passagem.
     0 rei nao cabia em si de contente. Dirigindo-se ao povo,

disse-lhes. "Aprendam que no trabalho esta a verdadeira ale-
gria. Ainda mais: que si enchermos nossas mentes corn bons
pensamentos, nao havera logar para os maus. Conservemos
nossos bons habitos e seremos fortes, sabios e alegres. Nao
deixemos que as plantas damninhas, que os maus hahitos se
apoderem dos nossos coracoes. Cultivemos plantas taes como:
a bondade, a honestidade, a boa vontade, a fanqueza, a gra-
tidao, a simplicidade, a modestia, a paciencia etc.

     Plantas inim*gas, como a preguica, a ingratidao, o des-
mazelo, a deshonestidade, a mentira etc., gostam muito de se
introduzir nos nossos coracoes. Precisamos extenninal-as, pois
sao inui nocivas a nossa alma."
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                   0 RATO E 0 SAPO

                          (FABULA)

     Um rato, inexperiente da vida, hospeda em sua casa um
galhofeiro sapo.

     Este, ardiloso e velhaco, contando mil mentiras ao inge-
nuo amigo, convida-o a visitar terras pelo mundo afora e juntos
fazerem fortuna.

     0 tolo do rato, acreditando sinceramente nas promessas do
amigo, firmou o trato.

     Sahiram ambos pelo mundo, levando o rato pesada baga-
gem as costas. 0 sapo, risonho, observador e velhaco, saltando
ligeiro daqui e dali, apanhava mil bichinhos devorando quasi
todos e dando ao companheiro somente as sobras.

     0 pobre rato, arcando corn o peso da carga que conduzia
e mal alimentado, acompanhava pacientemente o amigo.

     E assim, dias se passaram.
     Afinal, o rato vein a succumbir ao peso da carga e pela

fome.
       0 sapo, vendo o amigo morto, dando uma risada sar-

castica, maldosamente exclama: "Tolo e aquelle que se fia em
promessas alheias!"

                                      ORLANDO MORAES.
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                METHODOLOG8A

                  PROCESSO EDUCATIVO

  OBJECTIVO ENCONTRADO NA NATUREZA DA VIDA

                                  (A. TOMPKINS. —Trad.)

                        (Coniinuagdo}

     A vida e simples, e a escolha do valor ideal, da alma

contra todos os outros inleresses que podem reclamar reconhe-

cimento. A escolha deve ser feita apenas entre duas coisas:

o ser presente real, e o ser futuro, ideal, em obediencia a

doutrina que "Aquelle que encontra sua vida, perdel-a-a." Isto

abrange toda a lei. A vida real e verdadeira da alma e encon-

 trada unicamente perdendo o ser real, que sempre con&titue

a escravidao ao ser ideal. Toda escolha que se faz na vida

e feita entre estes dois seres: e um delles precisa forcosamente

 sacnficar-se ao outro. A lei do sacrificio proprio significa ape-

 nas que o ser inferior e sacrificado ao superior. 0 verdadeiro

 ser jamais sera sacrificado.

      Desde modo parece que a lei da vida e dada interiormente

 e nao imposta externamente. E' necessario, durante uma phase

 inferior de desenvolvimento moral, apresentar leis como si es-

 tas recebessem seu valor da forca e autoridade exteriores. "Nao

 furtaras," era. para os filhos de Israel, uma autoridade directa

 e externa do ceo; e o estado impoe esia lei aos seus subditos;

 ainda assim todos que tern attingido a consciencia propria sa-

 bem que esta lei origina-se da sua propria natureza. Quando

 um homem rouba um cavallo, a perda do cavallo e de importan-

 cia minima para o seu dono; o facto grave e a perda do ho-

 mem que rouba o cavallo. E' facil compreender como se

 possa supportar a perda dum cavallo; mas e difficil imaginar
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como alguem seja capaz de ser o ladrao. 0 direito de proprie-
dade e base para o estado impor leis contra os habitos des-
honestos; mas um pouco de reflexao convencera a todos que
a lei tern sua extrema approvacao no individuo a quern a ella
e imposta. A sua dignidade propria prohibe — "Nao mataras"
em torn muito mais energico que qualquer lei do estado ja-
mais proclamara, porque assim fazendo matara a sua propria
alma. 0 cidadao eleva-se a liberdade civil a medida que re-
conhece que as leis publicas sao subjectivamente approvadas,
e que rendendo-lhes obediencia, elle esta apenas obedecendo
a si mesmo.

     0 homem honrado nao be alormenta corn a autoridade
exterior mas vive sob uma lei imposta a si mesmo. Elle preoc-
cupa-se mais em ser justo para corn todos do que si todos fos-
sem justos para corn elle. Quando o mancebo, atordoado pelo
vinho, se gaba de ser este um paiz livre, elle apenas quer
dizer que nao ha leis exteriores que o privem de proceder como
the apraz nesse determinado ramo de orgia, mas elle assim
mostra ser o mais desprezivel dos escravos, estando brutal-
mente inconsciente ou indifferente a uma lei interior que im-
poe a pena de morte por grandes crimes contra si mesmo. Elle
nao percebe que a liberdade e antes uma forca voluntaria contra
a restriccao, do que a falta de reslriccao, e que a verdadeira
vida e esta liberdade.

     A luta vital da-se na propria alma. 0 amor ao dinheiro
pode oppor-se ao sentimento mais elevado do bem-estar da
alma. Lutam pela posse. Sendo antagonistas, nao podem coe-
xistir. Resume-se nisto: a alma esta em luta corn o seu pro-
pno bem-estar. Indispoe-se comsigo mesma e luta corn os in-
teresses mais baixos, pela sobrevivencia daquillo que a divina
luz da razao mostra estar em harmonia corn o verdadeiro ser.
E' uma luta silenciosa mas heroica, no unico dominio sobre o
qual o homem impera; uma luta imposta pela propria alma
resoluta para estabelecer sens mais elevadote direitos contra
os appetites, desejos, impulses, preconceitos e tudo quanto no
mundo inferior luta pelo dominio no reino do ser humano. E'
verdadeiramente uma luta da alma comsigo mesma pela con-
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quista do mellior quo ncll;i cxislc. Tudo (jiie se possa dizer da
lei natural no innndo cspiriniiil, c acini uma lei espiritual que
nao aprescnta pai-aHelo no nuiiiilo natural. N0 numrlo natural
o? ol)jcctos lutain coin coisas cxteriores afim dc sobrepujal-as;
os mais capazcs coiiscgucm-n-o. Mas o animal nao luta para
sobrepujar por(jiie seja o mais capaz on o mcltior; ao passo
qne a aima luta comsigo mcsma para a conquista do melhor.
Qnaiulo o homem perdc sen eslinuilo cm tal luta, elle tonia-se
animal: esta cspiriliialnintc morto. Emquaiito lular, nao es-
tara perdido; a providcncia virii litialmentc ein auxilio da sua
natnrc/'a mcllior.

     0 homem Inta coin oltjfclos cxteriorcri — corn a natureza,
par;i (ioininio .'•ol)rc sdas forcas: coin o sen scrnelliantc no ar-
bitro linal <i;i cs|}ada: mas a sua real, sublime, heroica luta de
vida e inorle ('• coin 11 sen (>roj)rio domlnio sul»jectivo. Ahi e
<jur ;~c acha o xcrdadciro »'ani|)o dr lidlallia do inuiido. Alii se
Jcsciirohini a,'' l)ala]lias dccisiva>   a'' '"Gcltvsburgs" c as "Wa-
lerloos." Sem ruido on ostcntacao. lodavia alii estao os actos
(if valor hcroico c iio!)r>- sacrifirio |)ro|jrio. Duraiile a colUjiiista
do Mexico, cmquanio cxcrcilos cnormes ernpenhavani-sc em
lula. dois homens no lopo (liim allo tempio, cmpcnhavarn-se
nuin combate mortal. No momciito ' siil»linic. cni que cada
um |)rocurciva dcrt-iiliiir o oiilio (laijiiella allura vertiginosa,
os cxercilos finl»aixo, pcrrcl»cti(lo o cspcclaculo, csqueccram
a peleja para <»l)scrvar o dcslcclio. No letnj)lo ilo coracao hu-
mano desenrola-.sc iiiiia t-gual conlcnda, c pudessemos nos
observal-a, que tanilfem suy))ciideriamos nossas lulas dc obri-
gacocs ([iiolidiaiias c nossa vida inovimei)tadit. [jara conlem-
pJar o rcsullado -   si a ainiii, cslimulada pelo seu proprio
rccDiiliccimento dc valor rcsistc algum inimigo eiitrinclieirado,
|)ara deslocal-o do sen lempio df coiiiiiiiinhao coin o sen Creador.
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                       J6GOS MIM1COS

               0- cxercicios inimicos, quo desempenhaiii papel

          tao impoi-lante tia ediicacao physica, aproximam-se, na

           torma, da gymnasticd, mas [jossuem qualidadps laes,

          <|ue facilmentc podem ser incluidos na lista dos jogos.

           Podem ser feitos tanto na sala de aula como ao ar li-

          vre, mas, semprc que tor possivel, devem ser de pre-

          f'erriicia. ao ar livre.

               Estes fjue passamos a dar, lembrarao ao profes-

          sor outros muitos de qne podera fazer uso.

               Os jogos mimicos exercitam a respiracao, os

          membros supcriores e os musculos mais importantes

          do organismo, dcsenvolvcndo ao mcsmo tempo des-

          trexa. agilidade e imaginacao, c especialmente alegria.

                        AEROPi.ANOS

     1."    VES-tiK HMFOKME.S. — E^riincira posi^ao. Um: er-

guci- as maos para alcancar a roii|ja: dolf,: collocar o capacele;

tres: atacar as betas. Vamos vPr ([iifin ficara prom[)to primeiro.

     2."   (^ORKEK NO CAMPO UE A\'iAt:A(). - - (/ m: scntido: dois:

pe csquerdo a (rente; /res: parlir. IJnia fila atraz da outra corre

ligciranientc nas pontas dos pes. ao redor da sala ou do re-

creio, vollando dcpois aos sens logarcs.

     3."   OBSERVAK o TEMPO.    Um.: olhar acima, para as

luiven."; dois: voltar a calicca a esqucrda; tres: a direita. (Cada

exercicio podcra ser rcpctido uma. on varias ve/.es.)

     4."--- ACENAK A liM A'\!IG'» PAKA ACOM PANHAL-0.——File

nao o \ in. Charnc-o outra \»'z. Agora, com as duas maos.
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     5." — EXAMINAR o MOTOR. — Vamos verificar si tudo esta

em ordem. Um: para baixo. Todos se abaixam e examinam o

mecanismo. Dois: para cima. Em " pe, procuram uma chave

ingleza. Tres: para baixo. Apertam um parafuso. Quatro: para

cima. Querem a chave menor. Cinco: para baixo. Apertam o

parafuso menor. Seis: para cima. Tudo esta em ordem. Pode-

mos levantar voo.

     6." — VIRAR A MANIVELA. — Pegando a manivela imagi-

naria, dao varias voltas. 0 motor nao quer funccionar. Experi-

mentem corn a outra mao. Prompto! 'Pulam para os seus loga-

res e seguram o guidon. (Quando nas salas, as criancas sentam-

se nos seus logares para segurar o guidon.)

     7." —— 0 AEROPLANO  PARTE ATRAVES  DOS ARES. —— AS

criancas levantam os bracos na posicao horizontal-lateral e in-

clinam o tronco successivamente a esquerda e a direita, ao com-

passo de um, dois.

     8." — 0 AEROPLANO DESCE. — Primeira posicao. Uma

fila atraz da outra, corre nas pontas dos pes ao redor da sala

ou do recreio.

     9."—COMO E BOM VOLTAR A TERRA \—bm: inspirar;

dois: expirar. Outra vez: um, dois, desta vez profundamente.

**

         PASSARINHOS APRENDENDO A VOAR

     J."—PASSARINHOS A BEIRA DO NINHO.—Os alumnos, de
cocoras, sem apoiar as maos no chao.

     2." — ENSAIAM AS PERNAS. — A' contagem de um, dois, le-
vantam-se e abaixam-se nas pontas dos pes.

     3."—ENSAIAM AS AZAS.—Um: braco na posicao horizon-
tal-lateral; dois: maos aos hombros. (Repete-se este exercicio
varias vezes.)

     4." -- PASSEIAM PELOS GALHOS VIZINHOS. — Maos nas cin-
turas, pes juntos, os alumnos pulam nas pontas dos pes.
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     5."—DEIXAM A ARVORE. — Todos em pe, corn os bracos
extendidos, correm ao redor da sala on do recreio, movimen-
tando os bracos.

     6."—EsTAU MAIS FOKTES.—CoiTcm mais depressa, mo-
vimeiitando mais os bracos.

     7 ".__ VOLTAM AO NINIIO. — Ficam em pe no iogar donde
partiram. Levantam os liracos. Urn: inspirar, (/o?',s: expirar. (Va-
rias vezes.)

                 0 CRESCER DAS FLORES

     1."—SOPRA VENTO BRANDO.—i Correm ligeirameiite ao

redor da sala ou do recreio, levantando c ahaixando os bracos.

     2." — A CIIUVA CAE. — Bracos em posicao vertical acima

da caheca, vem aos poucos descend o ate que os dedos toquem

ao chao. Repetir o exercicio varias vc/es, corn moviinento exclu-

sivamente do tronco.

     3." - 0 SOL URiLllA. — 0 brac-o esquerdo aponta em dire-

ccao ao nascente c da a volta ate o poente. Depois. o direito.

     4."— AS FLUKES COMEL'AM A CKESCEK.    Poem-se de COCO-

ras e levasitam-se dcvagar ale a .!.'' posicao. Rcpclem o exercicio.

As differcntfs florcs crescem em epocas dill'ercntes c corn diffe-

rente desenvolvimento; assim, nao devcm as cfiancas executar

este exercicio ao niesmo tempo.

     5."—As FLOKES CURVAM-SE A BR'ISA.—Movimentos do

tronco a esquerda e a direita.

     6." —— ELLAS RECEBEM 0 AR PURO E A LUZ DO SOL. —— Res-

piram proiundamente; rostos e hracos levantados.

     7."——AS CRIANCAS VAU AO CAMPO COLHER FLORES.——

Dao a volta na sala ou no recreio, corn passes rvthmicos. pa-

rando depois de cada 4.° passo para abaixar-se e colher uma

flor.

     ^•" — CIIEIKAM AS FLURES.--Respiram proHindamente,

faxendo o ar entrar e sair pelas narinas.
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                             **

                        0 VENTO

     1-"—As criancas saem correndo a brincar ao vento.

     20—Olham, apontando para as nuvens que predizem os

ventos.
     3."—CATAVENTOS.—Abrem os braoos na posicao hori-

zontal-lateral, voltando vagarosamente o tronco a esquerda
e a direita.

     4.° — EMPINAR PAPAGAIOS. — Levam os papagaios ao ar,

correm um pouco para traz; puxam, guiam, observam o papa-
gaio; reoolhem-n-o e enrolam o fio.

     5."—MOINHOS DE VENTO.—As criancas ficam aos pa-

res, costa a costa. Um: bracos esquerdos inclinados, entre
posicao vertical emcima e horizontal-lateral;  bracos di-
reitos em posicao inclinada um pouco desviados da I." posigao.
Dois: revesando, bracos direitos emcima, e esquerdos embaixo.
(Todos estes exercicios podem ser repetidos varias vezes.)

     6.' — ARVORES INCLINANDO-SE AO VENTO. — Fluctuar das
folhas: movimentos corn os dedos; baloucar dos galhos: movi-

mentos com os bracos; curvar de toda a arvore: movimentos corn
o tronco. (Cada um destes exercicios podera ser feito a frente,
aos lados etc.)

                              *
                             **

                          0 LINHO

     Este brinquedo representa processo de segar, cardar, fiar
e tecer o linho.

     1 •" — As criancas fonnam em filas de cinco. Ao som da
musica, saem dansando, a comecar corn o pe esquerdo. 2.° —
Cortam o linho corn as suas foices, da direita para a esquerda.
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 3.°—Amontoam, a direita, o linho cortado. 4.°—Voltam a
 posicao. 5."—Repetem desde a I." phase, para depois exe-

 cutarem o coro.

      CORO. — A 1.'' crianca de cada fila colloca as maos na cin-
 tura; as outras collocam as maos nos hombros das deanteiras.
 Correm corn passes curtinhos fazendo circulo, para voltarem de

 novo a posicao inicial.

      I."—Erguem o linho do monte a direita. 2."—Jogam-n-o
 por meio de ancinhos que estao a frente. 3." — Cardam-n-o
corn os dedos. 4.° — Voltam a posicao. 5." — Repetem o exerci-
cio para depois seguir-se o coro.

     !•"—A 2.'* crianca de cada fila passa a esquerda da I." e
a 4.'' a esquerda da 3.° As quatro unem ao oentro as maos
direitas. Esta quadra representa a roda de fiar. A 5." crianca e a
fiandeira, que vira o fuso corn o pe e retira da roda, corn a mao
esquerda, o fio.

     Vem novamente o coro. As criancas formam a mesma qua-
dra da 3." parte. Estao agora representando o tear, em que a 5.'1
crianca e o tecedor que corre entre o tear, seguindo a direccao
dada pelo diagramma junto. Finaliza o jogo corn o coro.
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          UMA VISITA AO JARDIM ZOOLOGICO
                                                            i

     1."—Em vez de irmos de bonde ou de automovel, vamos
todos de bicycleta. Em fila, todos corn os bracos a frente imi-
tando segurar nos guidons, correm levantando bem os joelhos a
cada passo.

     (Uma marcha tocada ou canlada presta-se para este exer-
cicio.)

     2."—Compremos balas em saquinhos de papel. Esvasiados
os saquinhos, enchamol-os de vento para arrebental-os. Os alum-
nos respiram profundamente repetidas vezes. Finalmente, batem
palmas para simular o barulho que fazem os saquinhos ao ar-
rebentar.

     3.° — Visitemos as jaulas dos differentes animaes. Um
alumno e destacado e em frente a classe procura imitar um ani-
mal, sendo imitado pela classe.

     4.° — Visitemos os elephanles e Ihes demos de comer. Tron-
cos inclinados a frente, bracos cahidos a frente, maos juntas,
para representar a tromba.

     Passes vagarosos a frente, bracos balancando-se de lado

a lado.

     5."—Depois, visitemos os ursos. Maos nas cinturas, tron-
cos inclinados a frente. A' contagem de um, dois, inclinam ou
torcem o corpo successivamente a esquerda e a direita.   '

     6." — Agora, vamos ver os kangu.rus. Maos recurvadas
junto ao peito, imitando as patas deanteiras. Abaixam-se e desta
posicao dao saltos compridos a frente; sempre nas plantas

dos pes.

     7." — E' a vez das girafas. Em pe nas pontas dos pes, bra-
cos acima da cabeca e palmas das maos juntas. A' contagem de
um, dois, viram os troncos a esquerda e a direita.

     8."—Vamos agora ver os cavallos e nelles dar uma volta.
Pes esquerdos a frente, redeas presas; dobrar alternativamente
a frente o joelho esquerdo e o direito. Galopar, depois, ao re-
dor da sala ou do recreio ao som de marcha accelerada.
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     9."—Quantos /^/,<A«/"(».S voaiuio! Con'cni ao redor da sala,
bracos extendidos e nil niovitiiciilo imilaiino azas dos passaros.
A musica deve variar dc aildamcino. ronlormc o voo do |.»assaro

que representa.
     (Outros inuilos diiiiiiiic-' podcm .scr itiiilado'-., [jroporcio-

nando este jogo i)i]m (l.ivcrlinieiito (juaixio rxecutado coni ori-
ginalidade.)
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VULTOS E FACTOS
(LEITURA PARA AS CLASSES ADEANTADAS)

        GALERIA NACIONAL

               BERNARDINO DE CAMPOS
     Desde que se operou a mudanca do regimen e a Republic?

veiu, quasi por milagre, substituir a monarchia, poucos vultos,
entre nos, conseguiram galgar a culminancia a que, pela hon-
radez e pela majestade da conducta, alcancou esse genio da
politica que foi Bernardino de Campos.

     Para os que aprenderam, como nos, em Carlyle, a crer
nos homens cuja existencia cabe Integra dentro da concepcao
dos valores que os elegeram acima do nivel commum, Ber-
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nardino de Campos e, alem de uma affirmacao positiva de
grandeza, um dos vullos integraes do nosso passado republi-
cano. A distancia do tempo em que elle viveu da-nos a pre-
cisa serenidade de argumentos para admiral-o sem despropor-
coes, para reflectir sobre os seus actos — publicos ou parlicu-
lares — e para, emfim, formal- um juizo definitivo sobre a
accao do homem e do estadista.

     Duas caracteristicas o definiam perieilamente: — bondade
e putriotismo.

     Nunca se vislumbrou na vida do illustre brasileiro, a me-
nor parcella de arrogancia, nem lao pouco desejo de notorie-
dade: — politico, soube veneer pelo patriotismo; homem, do-
minou pela hondade. Alliando assim o caracter e o coracao,
quebrava nas maos dos inimigos as armas corn que — sem for-
cas para vencel-o como juizes—intenlavam diminuil-o pelo
ataque rasteiro.

     A prova decisiva do valor e da firmeza que conjugavam
o seu heroismo pessoal, esta na consciencia exacta corn que se
desempenhou dos mais arduos deveres civicos e sociaes, na ad-
miracao e no respeito que soube suscitar, nao somente entre os
companheiros de jornada, mas eiitre os proprios adversaries poli-
ticos.

     Para nos o seu nome e um exemple e uma bandeira. Exem-
plo de amor, de bondade e de grandeza de alma; bandeira de fe
patriotica, de enthusiasmo civico e de coragem dignificante. A
sua vida, como a biographia dos grandes homens, e um livro
civico, um livro inspirado no grande amor da Patria e da socie-
dade em que viveu. Saibamos lel-o corn a mente e o coracao, re-
flectindo no espelho dos seus actos os nossos proprios actos e
seguindo de perto a bella e duradoura licao dos seus dias.



ESCOTISMO

                 0 escoleiro '•'•sabe obedecer." Compreende que

             a disciplina e necessidade de inleresse geral.

      A disciplina e a lei da harmonia no meio da luta. E' a

 disciplina que organiza, que ordena, que impoe o bem e execra

 o mal; que julga as accoes, regulamenta os deveres e legisla.

 Sem ella nao pode haver nagao, sociedade ou familia.

      Imaginae um navio sem commando: — naufraga; um povo

 sem governo onde todos mandassem; uma casa em que os fi-

 Ihos tivessem a mesma autoridade que os paes. Seria a anar-

 chia, a desordem, o exterminio.

      Disciplina, porem, nao quer dizer obediencia sem princi-

 pio. submissao e aviltamento. Quer dizer, sim, compreensao

 de deveres, elevacao de conducta, distinccao. Disciplina e

' saber dizer sim; disciplina e saber dizer nao.

      Conclue-se do exposto, que "aos deveres dogmaticos, as

 concepcoes de deveres absolutes," provindos das tradicoes

 puramente religiosas, devemos accrescentar, em linha de

 harmonia, os deveres sociaes. Seria erro de doutrina crer na

 subsistencia dum principio sem a conjugagao directa do outro.

      A' fe religiosa unamos a fe humana que nos congrega, e as-

 sim serviremos aos nossos semelhantes, consequentemente a Deus.

 Dessa compreensao resultara, sem duvida, a perfectibilidade

 humana.

      0 homem caminha para a verdade num meio variavel,

  entre contrastes e lutas. E' precise, pois, para veneer todos os

  embates, que o sentimento do dever inspirado no direito, o dirija.

  Quanto mais se estabilizam os direitos humanos, pelo esplen-

  dor da justica, mais se vae arraigando em nos a compreensao

  dos nossos deveres, mais se vae accentuando esse traco-de-uniao
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entre o individuo e a sociedauc a ijiic cllc [ici-tcncc. E dahi a
harmonia, que c o hem, a lelicidade.

     A disciplina e, portanto, uma correspotidencia r»8L-i[)roca de
obrigacoes e de deveres; c a vontcule submettida as leis da con-
sc'iencia: e o principio legal de ordem e dc Iralxilho. Nao importa
apenas OBEDECEK; f preciso, como ordena o Codigo dos Escotei-
ros, SABEK OBEDECER, afim de que a disciplina se lonie a cbave-
mestra das nossas olirigacoes e dos nossos devcre-- sociacs.



0 .< FOLK-LORE. NA8 ESCOLAS

              DIABOS A DAR E VENDER ...

     Habitava em sua fazenda de gado, denominada "Boa
Sorte," nos sertoes de Quixeramobim (Ceara) uma familia
conhecida pela alcunha de "endiabrada," devido ao condem-.
navel habito de chamar pelo diabo, a todd o proposito e ate
mesmo fora de qualquer proposito.

     Duma feita, ao fazer penosa penitencia, pelo tempo da
secca, foram o Rev."10 P.6 Benicio e sua comitiva arranchar-se
naquella fazenda.

     Muito bem recebidos, acommodaram-se na sala, onde fo-
ram armadas para todos, commodas redes bordadas e "avaran-
dadas."

     Um tanto somnolentos, nao podiam conciliar o somno por
causa da algazarra da hospitaleira familia, na azafama e tei-
mas no interior da casa, a preparar atrapalhadamente boa e
abundante refeicao para taes hospedes de ceremonia. A pala-
vra por todos assas repetida em alta voz era, ja se sabe —
diabo.

     0 sacerdote dominava corn evangelica paciencia e resig-
nacao sua enorme contrariedade, mas o diapasao, ao chamar
diabo, augmentou de tal modo, que S. Rev.""1 dirigindo-se ao
chefe da familia, disse-lhe delicadamente:

     — Tenha a bondade de providenciar para que nao se
chame tanto pelo maldito. Repare que a palavra mais repe-
tida e que mais se ouve nesta casa e — diabo . . . Sou um sa-
cerdote; nao devo e nao posso tolerar isto.

     "Joao Diabo," que era o chefe da casa, achou que o bom
padre tinha carradas de razao e disse-lhe:

     —Espere um "instantinho," tenha mdo (1) seu vigaro,
 que eu acabo ja, ja, corn essa diabada todinha.

(1) —Ter mao—ter paciencia; nao se exaltar etc.
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      Voltando-se, entao, para o interior da ,casa, vociferou:
      —Que diabo de diabada e essa ahi dentro, "cum" todos

 os seiscentos milhoes de diabos? Irra! E' diabo p'ra ca, diabo
 p'ra la; parece urn inferno "cum" todos os diabos! Aca-
 bem ja, ja, corn essa diabada ahi dentro, "cambada" do diabo!

                                *                               **

                          A YARA (2)

      —"Vive boiando a flor das aguas como os nenufares. E'
; linda como a lua nas noites mais claras. Seus cabellos tern a
 cor das f lores do pau d'arco e o brilho do sol; suas faces tira-
 ram o rosado das pennas da colhereira e das flores da sapu-
 caia. Os passarinhos que mais cantam nao cantam como ella."
 Vive no fundo mysterioso dos rios e, a tarde, quando o sol se
 despede, inundando de luz os horizontes remotos, ella appa-
 rece como um nenufar boiando nas aguas do igarape . . . (3)

      E' a "Yara."
      Diz a lenda que quern a ve uma vez, nunca mais a esquece,

 e que a sua apparicao e um presagio de agonia e de morte .. .

                                *                               **

                   EPISODIOS DE CACADAS

      Quaresma, o nosso heroe, cacador inveterado, nao descui-
 dava. Semore que havia numero, narrava as sua& facanhas e
 corn tal ardor e paixao que, as vezes, conseguia embrulhar (4)
 os ouvintes, persuadindo-os de que, de facto, elle era um grande
 cacador e de que tudo o que contava era verdadeiro. Os "cau-
 sos" acudiam-lhe em borbotoes;—tigres, e antas, e queixadas,

     (2) — Yara — Uma das mais bellas descricoes da lenda da Yara, e a
  fixada pelo nosso grande regionalista — Affonso Arinos de Mello Franco.
 A Yara e uma lenda amazonica, de origem tapuya.

     (3)—Igarape—de Igara, pequena canoa; pequeno canal navegavel
 corn igaras.

     (4) —Embrulhar—enganar, illudir.
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e lobos, e ongas, e veados cahiam sem cessar, aos tiros do seu

implacavel fusil.
     Num certo momento, coritava Quaresma enthusiasmado

a historia duma cacada no Iguassu. Ja havia tres tigres (?)
mortos; o quarto estava agachado numa forquilha de ingazeiro,

acuado (5) pelos caes.
     Todos esperavam o lance, e Quaresma ja ia "levando a

arma a ponto de mira," quando urn dos caboclos que o ou-
viam, saltou-lhe emcima .segurando-lhe corn as duas maos o

braco direito.
     _Nao, desgracado! Este voce nao mataM Nao deixo!

Voce ja matou tres . . . e demais! Deixe este pros outros ...
     Uma gargalhada geral encafifou (6) o cabocio duma vez . ..

**

"PAE JOAO"
(CYRO COSTA)

Do taquaral a sombra, em solitaria furna, (7)
Para onde corn tristeza o olhar curioso alongo,
Sonha o negro, talvez, na solidao nocturna,
Corn os limpidos areaes das solidoes do Congo! (8)

        Ouve-lhe a noite a voz plangente e taciturna
        Num magoado suspiro entrecortado e longo,
        E o rouco surdo som zumbindo na cafuma. (9)
        E' o urucungo (10) a gemer na cadencia do jongo. (11)

 Bemdito sejas tu, a quern, certo, devemos
 A grandeza real de tudo quanto temos.
 Sonha em paz; se feliz, e que eu fique de joelhos

     (5) —Aciiado—perseguido.
     (6) _Encafifar-se — encabular-se, desageitar-se etc...
     (7) —Furna— caverna, cova, lapa;
     (8) — Congo — regiao africana.
     (9)—Cafurna—o mesmo que furna.
     (10)_Urucungo—instrumento de musica dos negros.
     (•11) _ jongo— dansa usada pelos negros, nas fazendas.
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Sob o fulgido ceo, a relembrar, magoado,
Que os frutos do cafe sao globules vermelhos
Do sangue que correu do negro escravizado.

**

                 A ONCA E 0 MACACO

     A onca, velha turrona (12) e pretenciosa, brigou certa vez
corn o ardiloso e astuto macaco.

     Por causa disso resolveu a onca comer o macaco; mas, como
elle e o bicho mais ladino e desconfiado do matto, ella nao
achava geito. E entao, a onca para armar um piano e segural-o,
preveniu alguns bichos que eram inimigos do macaco, e espa-
Ihou o boato que estava para morrer.

     No dia seguinte amanlieceu deitada na toca, entanguida,
(13) e o lobo, ao lado, velava a defunta.

     Todos os bichos vieram vel-a; e o macaco tambem.
     Quando elle chegou a porta da toca, perguntou:
     —Mestre lobo, a onca morreu?
     —Morreu, nao esta vendo?
     —Ella ja roncou? pergunlou o macaco. Eu sempre ouvi

dizer que quern morre ronca.
     Entao a onc-a, para provar que tinha morrido, roncou de-

vagarinho.
     — Mestre lobo, disse o macaco, defunto que ronca e mau

signal; adeus . . .
     E fugiu para a mais aha arvore da vizinhanca.

(12)—Turrona—(nia?c. de turrao) teimosa.
(13) — Enlangiiida — inteiricada.



          LIVROS, REVISTAS ETC.

                             PENSAR E DIZER, pelo professor

                         . Romeu Pinho.

     Do Sr. Romeu Pinho, professor em Agudos, recebemos a
obra "Pensar e dizer," em que o autor desenvolve uma serie
de boas licoes tendentes a cultivar a linguagem falada e es-
crita do alumno.

     Num dos topicos do seu prefacio diz aquelle educador:
"0 professor que quizer iniciar, corn calma e benevolencia,
os seus alumnos nas simples regras de redaccao, vera como as
vacillacoes e deficiencias desapparecem ao cabo de tres mezes.'

     0 livro de que ora tratamos e, sem duvida, de considera-
vel valor para os curses adeantados.

     Escrito em linguagem simples e clara, "Pensar e dizer" e
 um trabalho muito aproveitavel aos que se dedicam ao ensino
 do nosso idioma, pois Ihes offerece orientacao segura para
 ministrarem proveitosamente suas licoes.

     Muito lucrarao, pois, as classes superiores de Portuguez,
 onde o mestre, sabendo tirar partido da leitura que o refe-
 rido livro encerra, adopte os processes nelle estabelecidos.

      Ao autor, gratos pela offerta.

                              **

                    LECTURE PREPARATOIRE, pelo professor

               Eugenio Pinto da Fonseca.

      E' esse o terceiro livro de leitura franceza, da serie que
 vem publicando o professor Eugenio Pinto da Fonseca.

      Como "Historiettes" e "Quelques histoires," do mesmo au-
  tor, a obra "Lecture preparatoire" e, inquestionavelmente, de
  grande utilidade aos estudantes de Francez.
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SECRETARIA DO INTERIOR

 Varios despachos, pelo Ex.'"0 Sr. Dr. Serrefario do Interior

                       MARCO—1926:

     D. JACY VEIGA DOS REIS. — Deante da conclusao do laudo,
a supplicante nao tern direito a licenca nos termos do artigo
por ella invocado, pelo que indefiro o pedido, ficando salvo
requerer lirenca pelo artigo 7." on comi)letar as provas recla-

madas pela junia medica. E' de sc assignalar que seu reque-
rimento veiu sem informacao da competente autoridade escolar.

     A ultima parle dcsse dispositive constitue excepcao e e re-
gulada pelo |)aragraplio unico. "Em caso de doenca o empre-
gado e obrigado a fazcr cominunicacao immediata de seu es"
tado a aiitorklade competente, e a impctrar a licenca dcntro de
oito dias irnprorogaveis." Assim, ainda mesmo na urgencia da
citada lei n. 1521. de 1916, nao podia a supplicante interrom-
 per o cxerricio do cargo, pura e simplcsmcnte, porque requereu
 a licenca do ail. 19 da cilada lei, coin dclennmado inicio, por-
 que tambcm essa licenca especial csta na dependcncia da con-
 cessao da aulori(hitlc canipclcntc, c mais ainda, porque a lei

 so estabrlccc inna cxecpcao unica—a da molestia.
      A situacao da supplicantc, enlrctaino. e regulada pelo pa-

 ragrapho 3.", arl. 11, do dec. 3858, de 1925. por forc.a de emenda

 approvada pelo poili-r legisiativo, e que de niodo exprcsso re-
 produziu a lei aiil<-rior corn pcqucnas modificacoes: "Os de-
 mais funccionarios (iidacticos c adminislrativos da Instruccao
 Publica poderao inlerrompcr o respective exercicio em caso de
 molestia, devendo communicar immecliatamente a autoridade
 competente seu estado e proval-o mediante attestado medico
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offerecido corn o requerimento de licenga, dentro do praso legal
de oito dias."

     0 inicio declarado para licenca de funccionarlos, que nao
sao professores primaries ou complementares, esta egualmente
subordinado as exigencias legaes, que devem ser satisfeitas, em-
bora sejam differentes e menos rigorosas que os requisites rela-
tives aos professores primarios e complementares. Ora, a suppli-
cante nao justificou e nem tentou mesmo justificar taes requisites,
pelo que a licenca so podia ser concedida sem o inicio pedido,
conforme consta do despacho de 26 de fevereiro proximo findo
e da respectiva portaria.

     Trata-se de lei expressa, cuja ignorancia nao pode ser al-
legada, principalmente por professor de ensino secundario, em
relacao a lei que regula e rege suas funccoes, direitos e deveres.

     D. ALZIRA DE SOUZA VALLE. — Indeferido. a vista das in-
formacoes, pois o facto allegado, alias impressionante, nao
justifica licenca. A supplicante, em seu primeiro requerimento,
requereu licenca para tratamento da saude, e, mandada a ins-
peccao medica, deixou de comparecer, pelo que foi indeferido.
Agora, em seu segundo requerimento augmenta o prazo da li-
cenca, sem nova allegacao de molestia, pedindo-a sem venci-
mentos, donde se verifica »iue nao visava tratar dc saiide. As-
sim, so cumprindo a exigcncia da inspeccao podera, no caso de
laudo favoravcl, ol)tel-a. — Publicado, va o processo a Directo-
ria Geral da Instnircao para que providencle sobre o illegal
afastamento da supplicante, sol) as penas da Ici, nao so pelos
motivos expostos, como lambem porque sua classe esia entregue
a professora nao diplomada.

     D. MARIANA FALCAO.—A licenca foi conccdida sem ini-
cio declarado, vislo a supplicante nao liaver juslificado os res-
pectivos requisitos legacs. Para coin o novo rcqiierimento a
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supplicante nao produziu qualquer prova nova. Quando reque-
reu a licenca, estava em tratamento nesta Capital e devia man-
dar sou requerimento a respectiva autoridade desta Capital,
para a verifieacao do inicio allegado. Essa P——dencia foi de-
terminada em cicular, corn instrucsoes detalhadas de que fo-

 raxn notificados os professores por intermedio dos respect.
 vos directores. Em vez de assim proceder, mandou o requeri-
 mento ao director em Guaratingueta, que nada podia dizerso-
 bre o case, de modo que o tempo passou sem que ella satisii-
 zesse a exigencia legal que e essencial. - Mamenho, a vista

 disso, o despacho anterior.

     D NOEMESIA GOULART. - Nao tern logar o que requer,
a vista da informacao dada .em 1.° de fevereiro ^"^pela
respectiva autoridade escolar, isto e, pelo director do Grupo
de que a supplicante e adjunta. Nessa informacao (Us. 1 v.
do processo anterior) dedarou esse director - que pelo multo
que Ihe znerecia a supplicante era levado a dar credito a^_
^acao desta, inclusive sobre o facto material de estar de cama

 que podera ser constatado por agentes do governo ^ E es ra-
 nhavel, pois, que a mesma autoridade na informacao de ils.l
 v do presente processo, datado de 9 do corrente, declare que
 ^"os papeis da supplicante observaram os requisites do mi-
 cio decl'arado," quando e certo e consta da primeira informa-

 cao que a supplicante estava e continua em b. Paulo.

                       ABRiL—1926:

     D CESALTINA SACRAMENTO E SILVA. - Sim, a vista do at-

testadoe de accordp corn a ultima informacao da respectiva_a^
toridade escolar, que estava na obrigacao de prestal-a quando

encaminhou o requerimento, em que a supplicante nao to en-
tretanto, mencao de estar de cama ou em estado equivalente.
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Nos requerimentos de licenca corn inicio declarado devera ser
observada a exigencia do paragrapho segundo do artigo 16 do
decreto n. 3.205, de 1920, sob as penas do mesmo paragrapho.
E, uma vez que o interessado allega "estado equivalente ao do
eniermo que esta de cama," a autoridade escolar devera verifi-
car a realidade e iniormar quanto verificar. enr'aminhando em
seguida.

     JOAO PEREIRA GOMES. — 0 requerimento anterior do sup-
plicante foi indeferido por despacho de 6 de outubro do anno
proximo findo, por nao liaver comparecido a inspeccao nesta Ca-
pital, como fora detei-minado. Communique-se ao director dp res-
pective Grupo.

     LUIZ DOS SANTOS FILHO. — Indefcrido. As faltas dadas
pelo supplicante. de 1] a 28 de fevcreiro proximo passado, sao
injustificaveis, por forc'a da disposicjao exprcssa do art. 16,
paragrapho I." do decrelo n. 3.205, de 1920, combinado corn
a do art. 1.", paragrapho unico da lei 11. 1.521. dc 19] 6.

     0 supplicanie abandonon o cxcrcicio do cargo, segundo
conl'essa, por ter nccessidade de vir ;i S. Pan ID ciii inilami-nto
de saude; que nao requercu liccnc-a, |>or()uc <-sla so Ihe apro-
veitana si concedida corn inicio declarado, c(iii<-rss;io quo nao
podia ol)ter, pois nao estava de cama conforme exigc a lei.

     0 supplicante ficou assim alastado do exercicio diirante
18 dias sem requerer licenc'a, e scicnte c consciciile de cstar vio-
lando a lei, quando dcvia requerer immcdialamfiilf; sua lircnca,
porque eml)ora nao tendo dircito a inicio (letcrniinado, justi-
ficaria por molcstia o afastaniento. (leiitro do |)fa/.o legal (IR
oito dias.

     Nenlium professor preliminar podera cslar lora do cxer-
cicio por mais de oito dias,, sinao em gozo de liccnfa--de-
termina expressamente a lei. E o supplicanie estevc din-ante 18
dias, c so a 24 de marco, quasi um mcz depois dc lei-rninado
o afaslamento, e que requereu juslificacao dc faltas, que nao
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cabia, nem cabe no caso, porque ja havia incorrido na sanccao
do art 16, paragrapbo 1.° do citado decreto n. 3.2Ub

     0 art; 44 do decreto n. 3.858, de 1925, approvado pela

lei n 2 685, nao modificou os dispositivos citados, de que e mero
complemento, pois corn elle visou o legislador suppnr uma
 lacuna quanio a data t-n que devia comecar a correr u prazo
 para perda do cargo per abandono, e quanto a notificacao para

 esse effeito.                                           .    ,,
      Juslificar as 18 faltas dadas nessas condicoes, sena, alem

 de violar lei expressa, sanccionar processo irregular para illu.
 dir o dispositive do art. 17, paragrapho 2; do mesmo decreto

 n. 3.205.

     D FAN-UNA FEKREIRA LOBO. — Nao se trala na especie de

licenca em prorogacao, mas de duas licencas differentes a
primeira das quaes independia de atteslado medico e de alle.

gacao dc molcstia.
     Nessas c.)ndi(;6cs, era indispensavel a informacao da au-

toridadc cscolar, pois que o requerimcnto encerra, na reali-
dade, pedido dc licL.n<ja corn inicio declarado. A' vista do ex-
 posto, conc-edo a licenfa, cuju prazo e de sessenta dias, cuntados

 da data em quo- for aprescniada a respecliva portana.

     D AITI^A MAYNAKUES.—NBO tern logar o que requer,
a vi.ta do lau.lo de inspcc(;ao coin exame especializado. de 30

de Janeiro, cujos cITcitos nao pudem ser invalidados por sim-

ples atlesladu mediro, alias sem dcclaracao de molestia.

     Sow VlANNA.—Indeferido, a vista das intormacoes, que
demunslram nao haver o supplicante satisfeito as exigencias do

art. 13, leira b. art. 14, da lei n. 1991, de 1924.
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     D. CLORINDA CRIVELENTE. — Nao tern logar o que requer.
•O laudo de inspeccao conclue affirmando que a supplicante
 nao apresenta molestia apreciavel que justifique a licenca re-
 querida de dois mezes, requerida a fis. 1. Nessas condicoes
 nao se compreende que se modifique o indeferimento para se
 conceder licenca pelo prazo de seis mezes, embora sem venci-
 mentos. Verifica-se pela inspecgao que a supplicante nao neces-
 sita de licenca, que nao tern molestia alguma apreciavel e que
 justifique seu afastamento. Seja, pois, notificada a reassumir
 o exercicio na forma da lei e sob as penas desta.

     D. SARAH DE ARAUJO. — Nao tern cabimento a indicacao
da Seccao, conhecida como deve ser a orientacao da Secretaria a
proposito de licenca para tratar de interesse. Accresce que para
o caso indicado pela Seccao — nupcias — a lei dispoe de forma
differente. Quanto a licenca nos termos do art. 42, do decreto
n. 3858, de 1925, tambem essa depende de concessao de autori-
dade, sendo certo que a applicacao desse dispositivo esta sendo
estudada pelo governo, em virtude de representacao do Thesouro,
baseada em discurso proferido na Camara dos Deputados por
occasiao de ser discutida a reforma. Nesses termos e porque se
trata de concessao especial, constante de lei em vigor, a suppli-
cante devera aguardar solucao, recorrendo as disposicoes com-
muns para qualquer licenca de que tenha necessidade.
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