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      Urn dos delicados assmnptos quo fi^uram na escola
 pnmaria, p. o relative a. DISCSPLINA. Esta, em ultima ana-
 lyse, re.swne-se nu idea do dever, pois todos os factos que a
 ella se refercm, visam ial objective.

      Ora, dever, na jraca concepcao da crianca, e urn termo
 vasio de sen'ado. uma expres^ao vay,a, sem clarividencia
 para a sua meuie infant'!. Raras sac/as vezes em que ella.
 realiza urn ado, mspirada por essa idm; ^eralmente no
 caso an cjiiesfao, sua actividade apenas fraduz a dynamica
 de certas sensa.coc^ c urn puro reflexo, mi a resultante
 dum habito qualqiie.r.

      Nao e, porfanto, faci! incuiir-lhe no espinto o senti-
menio^ do dever, da mcsma forma por que se the concretiza
unia li(;do de coisas, pni- exe.mplo.

     Entreta/fto, cumpre, a bem do ensino, que a disciplina
vi^ore na escola, corn indo o sen poder; ella deve ahi exer-
cer mteiro dominio, afim. de conciliar o interesse colle-
ctive da classe coin o proveito particular de cada alumno.

     Como rimos, porem, nao pode ella ser consesmda
num mew mfantil, mediante o conhecimento claro do dever
0 recurso, entdo, e ci-ear no alumno habitos de obediencia
as reyas e ordens esiabelecidas na escola.

     Resta agora saber como fazel-o adquirir tao uteis quao
necessanos habitos.
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     Para tal desiderata, em que pese a escola liberalista, os
meios mais consentaneos corn o espirito infantil, mats ao
alcance de mentalidades ainda novels, continuam e conti-
tinuardo sempre a ser os dois classicos processes de disci-
plina escolar, a saber, as recompensas e os castigos.

     Aqui ndo colhem objeccoes, como a de Kant, ao con-
demnar as recompensas, affirmando que estas levam a cri-
anca a bem se conduzir, somente corn o fito de ser premiada.
0 argumento ndo precede, porquanto cumpre aitender que,
tratando-se de criancas, embora a nocdo do dever seja por
ellas, algiimas vezes, compreendida, isso ndo bastaria como
um movel para a realizacdo da DISCIPLINA em toda a sua in-
tegridade.

     Ndo: o mat ndo estd no facto da recompensa. 0 que
se torna preciso e ndo haver abuso, ou seja premiar todos
os actos, ou ainda recompensar como quern paga services ou
compra submissdo. Isto, sim, e amesquinhar a obediencia,
em vez de eleval-a; e dar ao premio o caracter dum direito,
ao enves dum fim.

     Tdo pouco prevalece o liber alismo de Spencer, confi-
ando as reaccoes naturaes o encargo de ensinar a crianca a
maneira de proceder, pois seria emprestar-lhe uma impu-
tabilidade que ella ndo possue, uma responsabilidade fora
 do seu alcance intellectual, muito alem da sua curta expe-
riencia; seria ainda consider al-a, ndo como um ser cuja evo-
 lucdo espiritual depende grandemente duma boa directriz,
 mas como um adulto, jd senhor dos sens actos; seria, em-
 fim, desprezar a cultura da obediencia — esta primeira vir-
tude, que, no compute dos valo'res educativos, e o de maior
 alcance na direccdo dos actos infantis.

      Haja vista o resultado negative desse liberalismo, na
 escola de Tolstoi, na Polonia, que so prejuizos acarretou
 aos alumnos, devido a anarchia all reinante.

      Ndo: os castigos e as recompensas sdo os meios mats
 racionaes de resolver o problema disciplinar na escola.
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      Os pnmeiros, des que se effectuem corn calma e mo-
 deracdo, corn justica e amor, influirdo beneficamente no es-
 pinto do educando. As segundas serdo um bello estimulo
 nao so ao alumno que as recebe, como a classe toda, que
verd nesse facto concrete uma consequencia mui fustd mm
 natural.                                          '

     E ambos, assim praticados, enquadrando-se nos limi-
tes dum liberalismo sdo, firmando-se nos principios da
equidade e da justica, creardo habitos de obediencia e or-
dem, e, consequentemente, a DISCIPLINA ESCOLAP tdo
almejada.



                           REPRODLICCAO

                    lisumrlsmH' r yromUf.w wmw f «» fxwir.io
              ih' s-<"frw!n^fw, i'"m <'llr. f'nl'twi, <» pcrisnf il<'^ se

              Surnn'r msnuflMtt. C.nbs^ pm.s-, ,w prstfrssm vnriar,

              InnSsi nwrnilu po.wiw!, <» ?.""»'/" '^' (ipr^enlnr <? ns-
              sn.inifln. pwit rulhw binis-: re->sn!lwSw fhs licw.

      ProjcKWr. — Hojc vou 1.M--llic- lima liislorni inl.'n's-cinir,

,)IK' voa- ia i;iivimin. i)nr .•crio, iiiiii!;!-. v.ws. yii.-ro .ire -!<'!)i>iA

me n)iU.-m., i.u,- ..s,Tiln. o «>!•• •> lii'K'.-ia r<'- <•"»"•-'• ' i ••"• " ^'l111''1

•-0 leao r u (•ai!-()iitloii^»." I'rcli.indo o livs-o anlr-. il»  Irr n

ti^clio filui! •.•,.1'rc ;'. inora]i<l;i!l<- <jii<' a li<;.'ii> fiif'rra.)

      Alumno. — Kn --•'i'

      .^.     En ';iiiil>i'i»i .'<'i. iiriiics.-Dr!

      ^. - Eslitiio i»;)s!;>iil(\ ina- nao •'• |)rrciso lanl.a pr<"-.ci.

 Antes <lc escrevt-r. vannis coiivcf'ar 11111 JHHU'D.
      Poilfi-ia <» icao ter maiado i) r.-inr>iiilfiii^(>?

       A. — Coin muita facilidaiSc.

      p_()ue <-s(»cL-i(^ <!c aniin;)! «'• <• (•.aiiiuiKlons"';'

      ,4. — E' iiin !'aii» iK-m JH'»JIK'|]O.

       P. - -E u Icao'/

       A. •— 0 1<-'ao i'- um anima] Icru/.

       ,}__.E' um animal (•ariiicfiro.

       ,/}. — E' forlf.
       A.--0 leau. |)(-la Mia !'<)i\a <- \alcnlia, ('• clianiadu o rei

 dos animaes.
       /). - - Purquc. ciilao, ellt- nao maloii i> ralmlio'.''

       A.-—Ficuu ctim pena dellc.
       -^.--Mal pensoii ([lie u famondoiigo podena S('T-I!K- util

 um dia.
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      P. — Quern prendeu o leao?
       A. — LIm cat;ador.
      P. — Quern •' salvou?
      A. — 0 camondonc^o.
      P.—Foi o <-amo?idoim:o tao util ao leao. como este Ihe

 tinSia sido?
      yL—Foi, Sim., pois o ratinlio salvou-llie a vida famhem.
      P. - -- Pode uri) menino spr •[ao ulil eomo um liompm?
      P. -— IVxir. sim. scniior.
      P. -- Qnc podc vocP f'azcr, para ser uli]?
      A.—Minta coi-.;) ppijiicna, mas BK vezes liem importanie!
      .?. - (^omo (<•/•. a<]U(-'Uc Tnenino quc lai)ando o Imra-

 ')iiiiilio diiiii ifiijif, salvou uma cidadp.
      /•'.—Miiilo licm!... Vt-nlia asora, Pcdro. Vanio- roii-

 vcrsar j)or ('scrilo. En csrrcvo a(pii ncsic (piardo-iK-gro e voce,
 n;Kjiicllc (mifo. En. ^i.imo sou maior, screi o IPUO.

      A. - - E en. i) c<in}om/ons;n, nao e iiit'smo?
     /•'. - - Exaciaiitnitc. ( Escrfvendo.) —•• Camondonyo. cstoii

fom muila fomc: \fm com^l-o.
      A. — (Escreivcndo.) —Por favor, Sr. Lcao. solle-me; nao

 n'(" coma! Sou tao pt'qiiL-no! Pouco satisf'arei a sua fome!
     P-— (Scniprr csfrt'vcndo.) — Pornue iiei dp eu soltal-o?

 Voc^ ('-. (•om cftcil.i. jx'qucni). mas acho ipip sera um bom
iiocado!

      A.-- Si o Sr. me solkir., nao esquecerei o favor f pagal-o-
ci u m dia.

     P. — ()w pi»dcr;'i voc?, lao pMjiienino, fazer de l»om para
o rc! das llorf-siasy Que utiiidadf podera ter criatura tao insi\"ni-
licani^?

     A. — Sollc-nir <• vrra 11111 dia! Quern sahp si ate a pio-
pria vida nao I lie salvarei?

     P. - - C.nmondotin.o, acuda-me! Ca(;adorw maus me pren-
deram e vao matar-me!

     A.—Nao se afflija. Sr. S.eao; eu o sollarei.
     P.—Como?
     A- — Roerci as malhas dessa rede e o livrarei.
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     P.—Que bom ('orari'io iem voce, C.timondonyo!
     A..—Tambdii o Sr. toi bom para mim. E' men ^raiide

prazer poder recompensar a sua bondade.
     P. - Valeii-me o susl;). Aprendi uma !>oa lieao: tambeni

os pequeiios sao uleis, sao im))orlaiiles.
     {Como estc, podemo ser applicad.oK onlros iiroccssos (jue

tornem attraentcs e uteis os i.'xcrciri.os dc r^/irniiiifalo.)

             ALTERACAO NO VAL<H{ DAS 1.-[{A((;("(I';S

                  No ensnw da Ariifimvliu'd a'' fn'SjSn'ntc occii-

             parsmjriMS do CO^HO, s'fujsiwi'mlo-sis).', sin fORQUE.

             E' lie maxima import icwiii (/«<> »» (linmsiat enlendn,

             lanto ifiitmlH iMsssvvl, ft rasw floss i-ariins pr»<Y'A'sws,

             c <{IHP stun) se l.he. exijsi sisct/ifln'snu'ssly sh'-nnmr e nppli-

             cur mpi'Hitu'Htneitle siitm rcyrn, s"ni <•<»»« {iirs'pniipr os

             priwipiius nos qHaes flln se fmsecn.

      Professor. — Vamos hoje ronliuuar nossas t-oiitas sobfe

fraccoes.

      Alwnno.—As conlas sohre 1'raecoes sao muilo iiilerrs-

santes!

     A.—Sao mesmo. A's vezes, a seiile mullipliea ei a 1 >'a<_'cao

dimimie; as vezes, augmeiita.

      A.—E' uma trapalbada! Nao lia meios de me lemln-ar

quando a fraecao augmenla. quaiido dimiuue e quaiido nao se

altera.

     P.—Gostei da sua Jranque/a, Julio! Vamus ver si con-

seguimos deslindar isso, (pie voce aelia Lao dillici]. Hoje nao

temos mac'as nem laraiijas.

     A. — Mas temos esses dois quadrados de papel, que es-

tao all, nao e mesmo, professor?
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     P.—Sim: no I." quadrado vamos representar a fraccao

 antes de multiplical-a ou dividil-a; no 2.° quadrado, a fraccao

 multiplicada ou dividida.

     Venha, Paulo, desenhar no quadro-negro os quadrados.

E voces facam o mesmo, no papel.

     A.—(Faz no quadro 2 quadrados.)

     P.—Supponhamos que a nossa fraccao seja a metade

do I." quadrado.

     ^- — 0 quadrado, a unidade, foi dividida em duas partes

e a fraccao representa uma dessas partes. (Divide o I." quadrado

ao meio.) Apago a outra metade?

     P. — Nao apague. Cubra de giz a parte qua representa a

fraccao.

     Vamos primeiro multiplicar. Multiplique o numerador por

^>

     A. — Dois multiplicados por 1 sao dois.

     P. — Represente, no 2.° quadrado, o resultado da multi-

plicacao.

A. — (Escreve.)

     A- — Eu dividi verticalmente os meus quadrados.
     P. — Isso nao quer dizer nada . . . Que aconteceu a nossa

fracgao l^?
     A.—Ficou o dobro; augmentou.
     P- — Agora, multiplique so o denominador.

) ^x
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A. — (Escreve)

     P.—-Vo<'i"'> lodos i'a<;am o mesmo roin os sei!' (|iiadrados.

Que ac'onlefeu?
     A.—A irair.ao diminuiu.
     A.—Mulliplirou-se, c dia dilniiiiiiu! ...
     A.—Isso ('• qiie me alrapaUia!
     /i.—Reparem bem. Vrjam o que !oi (|ue sc nmliiplicou,

que se augineiitou.
     A.—0 denomiiiado!'.
     /(._0 mmi;To de paries em quo foi dividida a unidade.
     p.—]\ao e ciaro que, si aLigmciilarmos o immero de par-

tes em quo loi dividido o quadrado, tcremos mais partes, po-

rein parley, dindldns. inir!es itu'n.ort's'.''
     A. — E' verdade! A^ora, enleiidi <• nao me esqu<-e.o mais.
     ,4,_Mu!li|>]ic.ar o denominador e augmentar o numero

 de paries; e, porlanio, uividir a fi-ae,rao toda.
      P.—Venlia. Joa(jiiim, mulUplic.ar os dois lermos.

A.— (Escre\-.|

coisa!

A. — Deiii a Irae^ao 2/4, que e egual a l/^. Den a mesma
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    p. _ Porque sera? Pense bem, que voce podera me dizer.
Augmentou o numerador, nao augmentou? E o denominador?

    ^4.—Ah! J,a sei! Augmentou o numerador, mas dimi-

nuiu o denominador na mesma proporcao.
     ^.—Augmentou o numero de partes em que foi dm-

dido o quadrado, mas tambem augmentou o numero de partes

representadas pela fraccao,

     P.—Mui'to bem.
     A. — Multiplicando o numerador, augmenta o valor da

fraccao; mulitiplicando o denominador, diminue o valor da

fraccao; e multiplicando os dois termos pelo mesmo numero,

nao se altera o seu valor.
     p_—Bravos, Luiz, voce mostrou entender bem!

     Ja veem voces que nao e uma atrapalhada.

     Venlia, Pedro, ao quadro-negro. Vamos agora dividir.

     Divida por 2 o numerador da fraccao 2/6.

A.— (Escreve.)

    A.—Deu. 1/6.
    p. _ Dividir o numerador duma fraccao por um numero

inteiro, e o mesmo que dividir a fraccao toda por esse numero.

     /[,—As partes sao as meemas e o numero de partes

tomadas diminue.
     P,—Venha, Mario, dividir o denominador dessa' fra-

ccao pelo mesmo numero 2.
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A. — (Escreve)

     P.—Quanto deu?
     A. — Deu 2/3. A fraccao ficou augmentada.
     P. — Dividir o denominador duma fraccao por um nu-

mero inteiro, e o mesmo que multiplicar a fraccao por ess'e

numero.
     A. — Outra atrapalhada!
     P. — Quando dividimos o denominador 6 pelo numero 2,

augmentamos ou diminuimos o numero de partes?
     A.—Diminuimos. Tinhamos 6 e ficamos corn 3.
    P. — Si diminuirmos o numero de partes, essas partes se-

rao maiores ou menores?
     A. — Serao duas vezes maiores.
     A. — Augmentou, porque as partes em que foi dividido

o quadrado ficaram maiores.
     P. — Jose vae dividir os dois termos.

A. — (Escreve.)

     A. — Ficou a mesma coisa.
     A. — Eu sei explicar porque. Diminuiu o numerador,

mas augmentou o denominador, nao e?
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      P. — Muito bem.
     Diga-mc,, cnlao, Mar<;os, quando «'• ijiic iiina I ratvao lica

 aiigmentada?
      A. - Quaiido se mi!) li plica o inimci'iidor.
     P. —- .Por(jue?
     A. — Porque augmcnia n numero dc ()artes, represenladas

pela Irarcao. Tambcm augmcnia. (jiiando se divide, o denomi-
nador, j)or(jue aiigmcnia o lamanilo das ])artes; os pedacos fi-

c-am maiores.
     P.—Quaiido e que uma fracfao fk-a dimiiniida?
     A. - Quaiido se divide o iiiimerador, porque diminue o

numero de partfs rejiresenladas pela fraccao; lamhem diminue
quaiido sc itiiilliplira o denoiiiitiador, portp.ie os pedacos ficam

menores.
     A. — Operando-se com os mitneradores, a fracc-ao augmenta

quando se inulliplica, e diminu;' quaiido sr divide.
     A.—Com os denumitiadorcs, e o contrario: mulli|)licando,

a Iraccao dimim'ic; e dividinilo, auginenta.
     P. - - E quaiido e qur nao muda de valor?
     A. -  Qiiando muli[)liramos ou dividimos os dois lermos,

por um mesmo numero.
     ,A. -- Porquc se lira dum logar para por noutro.
     /L—Ag(jra, enlendo <•• nau me atrapalliarei inai'-.

   KELA(;AO ENTKK A CIRCI'M 1''1-;]{1';\(:IA E 0 .SEU DiAMETRO.

                                 II

                  A rysolit^ntt fir jsrablemns prnticws a villa da
             crianiqn, flit ves de qicysSoes nhstrafias, darn no en-
             sisw iilm f,cf!imftria iinni jdcao nidis iilii e mids

             aiirnf'nSp.

     Professor. — Ponjue medimos, honlem, tantas circumferen-

cias e diametros?

     Alumno. — Para aprendermos que quanto maior for o

diametro, maior sera a circumfereiicia, e vice-versa.
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     A. — Para apre.idermos qu<- enli'e cada diametro e a sna

circumiercncia ha srmprf uma rehu'ao conslaiile.

     .^.—Ha liin -T
     P.—E (jiial <'• cssa rehieao roiislanie: qual »'• o valor

desse "T ?

     A.—E' 3.14.

     /<—Qiicr islo dizcr quc tuda a rirciiinlcreiicia lem 3.1 1

vezes o sen diamotro.

      /L—Saltendo islo. nao precisamos niais inedif. rectili-

car a- (•irciiiiiiereni.'ias. para f.onlimT o sen lamanSio.

     P. .—- Como iara vo<'e. filtao. para saber o lamanho dmn.i

circumterencia?

      A. —- K' t'acil. Si loda a <'ir<'um!'rreiicia lem ;-U 1 vexes o

sen diameiro, e so medir o diai-neli-o e mnltijdical-o por 3.1 [.

      p,---porque por 3,14, All.icrlo?

      A.—Ponjue e o nuinero dc vexes <pie o diameiro e-ia

conlido na cilTLitiifereticia.

      A. — Pelo valor dr ^ .

      /•*.—Mnilo bem. Uesolvam. enlao, o seguiutc: Qu^ilii

 renda /frccisara mainw ]iiirn ynnrncccr n. loallni dumfi. int'.^n

 rcdonda. tjiic teni ().'"7() de dinnn'tro'.''

      .J.—(Depois de faxer a imiiliplicacao.) Mamac jireri-

 sara de 2.'"198 de renda.

      A.-- E' mellior, jiois, <-lla coiiiprar iiiais iim poin'o: 2„'n2.'?.

      A. --Assim ('• ix-m iiiais i'acil do qiu- medindo a rirciiiii-

 ferencia (•um um fio.
      /••. - Oiiiro problema: ( m jarditK'iro (•ohm. /»fira plantur

 ficru{u ilo, $700 pur mclri). Qnanto {erei d.e {Ki^nr-Uir parai

 rodra.r inn i-nnlt^ro ciijo rdio male 1,'"?

      Vrnlia. Mario, resolver o )>rol)leiiia nii quadro-iiegro.

      A.—Si o raio nn'de 1,"' o diametro ser.'i. de 2.'" porqnf

 u diainetro e o doliro do raio.

      A (•in'iinil'ereiicia, o ranteiro ao redor, incdifa 2 '" X 3.1 1 ' =

 6,"'28.

      Si um meiro cusia $700, 6,'"28 cuslarao 6-'"28 ve/es mai-

 (Fazendo a multiplieagao.) Cuslarao 4$396.
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     A.—Mas. deve-se pagar ao jardineiiro 4$400.

     p. _ Mais urn problema. Cada um de voces vac resolvel-o

no seu bloco. Quem for acabando, ira collocando o lapis na

carteira e descansando. 0 prol»lema e este: Uns meninos fize-

rnm um circo. A barraca era ya.nde. 0 diametro do logar onde

iam ser wllocadfi-s as cadeiras media 2."' Quero saber quantas

cadeiras, occupando cada uma 0,"135, caberdo ao redor. dei-

xaitdo uma en'lrada livrc de \m0'^s.

     P. — Ja acabaram? Quantas cadeiras adiou voce, Pedro?

     A.—Para mim deu 15 cadeiras.

     A.—Para mini nao deu 15.

     P. — Quin/e e a rcsposia. Veiilia ao quadro-nfigro i'azer

a ronia; vamos vf'r si voce nao t'rrou.

     .-?.--() diameiro mede 2."'

     2"' X ;5,14 sao 6,'"28.

     P. — Sim. Mas o <mo r 6,"'28?

      A. — E" a r.iiT.iiiiiffrciicia onde vao ser ';ollocad>"s as <.'a-

drii-as . . , Ell ja sci o quc (-•rn'ii Eu nao tirei o espaco j; is-a a

rnlrada.

     Deslcs 6."'28 lirando I,"'();; para a cnirada, rt-tam

5^25.

     Preci^amos agora saber em 5,"'25 qisantas cadeiras de 0,'"35

<;ai)em.

     ^.""ZS -: 0;'"35 - i5 cadeiras.

  LIMIAS UA TEKKA—— HEMISI'IIEKIOS

     0 cuSmlit dosies prdimiimres <lc Crfographia,
sempi'f' funfsuSeritditi ariilo e tipfin^rmlnvel, p6elp, com.

ism poum de esfw^u p hsta voiitwip, Swn<ir-s'p muilo

atiracnif.
     0 ffloho dew ifrrnpar Mfui lifgiir salieiile. As

lin-lias imngiimrins i-onslitupm grandf embara^o'



  )4                            I;' viST,\  I.Sf.Ot.Ut                         _____

             wc.'ro n menic inf/inSii. 0 fsr<tjii'Kf»r t!e'v<' rrrorrer u

             i'tniimis'rsfs <•' rHrieuhnf sstvium, fifft miw^im quip 11.
             s-rmiK-fi jixp ii fSijjercw.it visls'<' «f mw^m-dr'm <> o rc;tl,

      Professor. - Ja iiotiin voce. Andn'-, coino «'• que giram a-

rodas dos carros e carrocas?

      Aliinino.    As rodas andam. giram sol>rc nm ferro.

      P.—Sabe como •'• o nomc drssa liarra lie lerro?

      A. — E' o ei\o da roda.

      P.—Esle glo!>o, qiie r;-[)resciila a Terra (lazcndo o glohn

girar) latiiix-tn gir.i soiirr esia barra de I'l-rro (rnoslrando) qne

e o eixo do globe.

      A.--.'\ TriTci lainbcm gira -.ol)re um <.'i\o?

      l>. — Sini. ma!. uni eixo iinti^iiinrio.

      A.- - QtH-r di/er <|iic nao se ve o eixo da Terra, nao r:'

      P. — Ex;;fliimcnlc. Essc ci\<> n.1o exislc. mas nos o 'inagi-

namos j)ara concebcr a Terr;i girando solirc clle. (Faz doi- pon-

los qiic •'irvam de ••xirc.niidades a lima liiitia vcrlical. Tr.iCci •l''-

pois a u-riical.) Ollirn-i l>,'m para esia linlui. IJIK' <'• real. n;'in ^

      A.—Sim. 0 srnlior ri'.''!>;i-a. En v«'|o o risri) do gi/. vr|o

a Imlia.

      P.- -(Coiloc;! inn papcl a frcni.' d;i !inli;i.» E amir.i. \o-

(•t''s veeni o ii-;-o. a linlia1.''

      A . - - N;1o \f!lH;'~.

      /•'. - Ma'. \oc»^ ;] \r-<-ni na sna imaginacao. Icmbram-c. ';'-

lirin I'Din.t cr;! a linii;!.. nao salti'm?

      .•L—EII sci. •
      !'.-• (Atra/ do pai>rl, apaga a iinlia.) l,fml))';i--r .iimia

conio era a linba. Anion'o?

      A.-- En mi- li'mii'-o. Era assim. ('Risca coin o (irilo ;i 'ii-

rercao da lEnlia \crl!cal ;i[taga(ia.)

      P.-- E'i;] linba iliK- vrff"^ nao inais estao vcndo. |)!'rf''!ii (ia

•jiia! sc ifmlir;!in. ('' lima linlia imaginana.

      A. - 0 i'isrii do gi/. »'r;i real.

      .-(.—0 eixo d;i roda r real.

      A.—0 ri\o ili'ste glo!>o e rral: eu vejo.

      ^__.-]\^^^ o (.i-<o i]a Terra »'• imaginario. nao e I'-o. pro-

fessor'.''
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       p-—Justamente. Ainda bem que esteja entendido o que
  e linha imaginaria, porque vamos estudar muita coisa ima-
  ginaria.

      Venha, Alvaro, mostrar onde estao as extremidades, o
  principio e o fim, do eixo deste globo.

      A. — (Mostrando.) Aqui e aqui.
      P. — Estas duas extremidades sao chamadas polos.

      A.—Entao, ha dois polos.
      P.—Sim: polo none e polo sul. (Mostra.)
      A. — Pode-se' ir aos polos?
      P. — Desde o fim do seculo XVIII comecaram as primei-

 ras tentativas de excursao aos polos norle e sul, sob os rigores
 do frio intense e das neves continuas. Exploradores de diversas
 nacionalidades tern conseguido chegar bem perto dos polos.

      A. — Eu e que nao queria fazer dessas excursoes tao frias!
      P. — Entao, vamos para aqui onde e mais quente. E' o

 logar mais quente da Terra. (Mostra o equador.) Esta linha,
 tambem imaginaria, passando a egual distancia dos polos
 (medindo corn um fio) chama-se equador.

      A.—Essa linha imaginaria e uma circumferencia.
      p- — Venha, Augusto, ver aqui no globo que terras sao

 atravessadas pelo equador.

     -^-—Atravessadas imaginariamente: A America do Sul,
 a Africa e as Ilhas Sumatra, Borneos e Celebes.

     P- — Armando, venha nos contar os oceanos cortados pelo
 equador.

      A.—Atlantico, Jndico e Pacifico.
     P.—Si nos cortassemos a Terra bem pelo equador, ella

ficaria dividida em duas metades da esphera.
     A. — Dois hemispherios.

     P.—Este (mostrando) e o hemispheric do norte, e este
 (mostrando) e o hemispheric do sul. Aqui esta S. Paulo.
(Mostra no globo.) Em que hemispheric estamos?

     A. — Estamos no hemispheric do sul.
     P-—Veem voces estas circumferencias (mostra) que

passam pelos polos ei pelo equador? Chamam-se meridianos de
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tonsil tide. Sao visivci- no glol»o, mas na Terra nao os ha.

      ,-f.--Sao linlias imaginarias.
      P.—Qual »'• o maior meridiano? Vamos medir?
      ^ __. (lv1c»ic coni nm I'io.) Sao todos do mesmo tamanho.

      P.— Sim: os incridianos sao circumferencias imaginarias,

eguaes.
      A. -— E quanlos ha?
      7'. — Mnilos. Esic  h'ni  nonx-   t'sprrial, nao ipir seja

maior; e o <;nn pas-a pelo Kio d<' Janeiro. Ellr <'• rknnado
meridiano pris'ci p<it on fir'inu'ins mefidiiimi. Si roiiarnios a
Tena pfii »••'!<• im-ridlano. cil.i firara dividida em . . .

       A. - - Ooi- licinisplicrios.
      p__Ks'r- lifnii-'piK'riiis sao (Iriioininados: liemispln-no

oricnial c ln'iiii.-plici'c .irci«]cnl;il. Vcj;i, •\rllinr. i-m qii.i! licstes

 lirmi^iHK'i'io- (•'iaiiios.''
       .;__i^.-l.iiiios .'s "-.ijiKTila. |Kii!;;n!o. no hcinispliciio occi-

 dcnla1.
       j\    'i;(i,i),t rii.iiiKin'os a-, iiimjs fuir -•(•^iicni inna ni.'.-.nia

 dircrt\'i(, r r<,ii-."'',;irn riiirr •'i :! nirisma d i-iancia.''

       A.     C!i:'in;!i'i-.-.' lin!i;is ();i i':ilir1;is.
       S\     i\ii?. c-l;!-. ••ii'c;;tnl'crciiri;i- ii;!>!,"ii.i:iri:i' ( mosl'','-n)i!)

 «[iic -ao ii;!!;!!!''1;!' :'.i> I'.iii.i'.ior. ir-!n o inimc <i<' /^iraUrl".-. de
 tfifUndr. '•.ll.- ni;>-!.i\ii)i ;i di-.l.iix-i;! ilo r<si!ador ;i um logar ijiial-

 quer.
        1. -- E^ir- nao s;1o lodos no mesnio lamanbo.

       A. - i\" iiir'ii'ii! A' 'iK'diii.i <|IK' sc .lurosiinaii) do- polos,

 ficam nienorr-.
       A.- - \iji;i cii! S. S'aiilo (mosira) passa >nn.
       /-*. •-•E, pur •-.iglia!, inn [far.illrlo iniporlaiiic.
        ?, --Esl;"s !iiarc;rl>; 'liil'rrciilc dos oiilros.

       /'. -  i.ri.i o <;!«• nrllc e-la cscrito.
       A. -- 1'ri>f)ico ilc ('.api'i<'<irnio.
        P. — V;in;o-, v,''r inir Icrras c mares o li-opiri dc Capricor-

  1110 corta.
        A.—S. Paulo. Ann-m-a ilo SnI. Occano Atlanlico, Sul

  da Africa, (h-canii Indico, Auslralia c Oceano Pacifico.



REV1STA l':SCOLAR17

     P.—Venlia, A'fredo, procurar no globo outro parallelo
 marcado, do mesmo modo que aquelle que passa em S. Paulo.

      A.—Esia aqui lainbem e uma linha pontuada.
     P. — Como se chama? Leia.
      A.- Tropico de Cancer.
     P. - - Vejamos qiie terras e mares o Iropk'o de Cancer

atravessa.
     A. —- A porila da Americ.'t do Norie. o Oceano Atlantico,

o Norle da Africa, o Mar de Oman, o Centro da Asia e o Oceano
Pacifico.

     P- — Venha, Americo. achar outros parallelos marcados
corn linhas pontuadas.

     A. - Aqui, perlo do polo norte. (Mostra.)
     P.    Leia o que esta escrilo ah.i.
     A.    Circulo polar arctico.
     P.   Aiuda (alta um. Procure ben.) ao sul.
     A. — Aqui (mostra) perto do polo sul.
     P. — Que nome Ie voce ahi?
     A.—Circulo polar antarctico.
     P. — (Mosirando urn meridiano.) Que especie de linba

e este meridiano?
     A. —- E' uma circumferencia.

     P.   Lembram-se como estao divididas as circ.i.imfercncias?
     A.— Em 360 graus.
     P.   E cada grau?
     A. — Em 60 minutos.
     P. - - Pois este meridiano, que e uma circumferencia, tern

360." Daqui ao polo norte ou ao polo sul e a metade da
circumferencia. Quantos graus?

     ^.—180."
     P. — Daqui do polo norte ao circulo polar arctico k'a.

nesto pedaco de meridiano, 23.° e 27'. Do circulo polar arctico
(mostrando sempre) ao tropico de Cancer, outros 23." e 27'. Ao
sul e a mesma coisa. Fale voce, Alberto.

     A.—Do polo sul ao circulo polar antarctico, 23.' e 27'.
Do circulo polar antarctico ao tropico de Capricornio, outros
23.° e 27'.
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     P.—Lcmbrem-sc bem. lixcm bem ^slas linlias que- em-
bora imaginarias, sao nniilo ltn))or'/an.tes, pois servem |.iara
Socalizcir j)onlos na snprr! icic da Te.rry, como mais larde voces
?)iii> de apt'ender.

OS PRKSIDENTES

      Prujcf.sor. -— Qua! dr voces sabc me di/cr dc qneni <'• r-te
rcli-ato? Falc voce, l.afrrio.

      Alumno.—-E o rclralo do Dr. Campo^ Salles.
     P.—Sini. Podc inc conlar o quo lez die para ser ;i sna

vida csludada pi'l;r. rriancas. c o srn rclraio ligurar 11;'' ••s-
< o!;is, P^diiiirdo?

     .•f.—-E!lr loi o (ji'ai'ln jircsidcnic da lu'|»ulilica. con-
lorinc o Sr. yj no-, cnsiiion.

     P. -— Myilo bcm. A qiicil) (•]lr siil»slilii in. I .iniongi?
     A. —- Ao Dr. Prudcnie <]r Mor.ics.
     /"*. — iVrlcikiincnIc. E.ni ijlic anno. josr'.''
     ..-l.—Eni i898.
     /•*. — i3ravo! l-icm -f \ i"' qnr leni [ircslailo allenc;io js

iirr/es jjassadas.
     Agora, oucam 0 qiir \i>n ili/rr. 0 Exmo. Sr. Dr. 1V1,moc1

}'er'"az dc Campos Sallcs nasccu cm Campinas, a 13 dr lr\c-
rriin dc 1811.

     Bacharelon-se em   direilo, ioi dc[)utado provmciaJ, de-
pulado gcrai, minisiro da jnslica, scnador, presidcnic dii Es-
;ado de S. PauSo c. linalmcnic, prcsidente da l^epid»lica- trndo
iomado posse a 15 tic novcmbro dc 1889 c govcrnado ate 1902.

     A. — EJle icx bom governo ))rofessor?
     P. -— Dili-ante o sciu prospcro governo, firmou o predomi-

1110 da lei <• reorgani/ou as financas do paiz. Eis, incus mcninos,
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carabina. 0 Dr. Oswaldo Cruz tambem actuou energicamente,
e o Rio tornou-se, entao, a bella cidade de hoje, admirada pelo

mundo inteiro.
     A. — E' verdade que houve uma revolucao no Rio, por

causa da vaccina obrigatoria?
     P. — Sim, meu pequeno. Em 1904, o povo nao concordando

corn a lei que instituia a vaccina obrigatoria, revoltou-se. Logo,
porem, compreendeu o seu erro e reconheceu os beneficios dessa

vaccina.
     A,—E nao houve mais revolucao no governo do Dr. Ro-

drigues Alves?
     P.—Infelizmente, ainda houve outra: a revolta do Col-

legio Militar, chefiada pelos generaes Travassos e Sodre. Foi,
porem, suffocada pelo governo, que se mostrou duma energia,

 ferrea.
     Foi ainda no governo do Dr. Rodrigues Alves que se deu

 a horrivel catastrophe do navio "Aquidaban," em 1906, na
 bahia de Jacuecanga, e que levou para o fundo do mar a flor

 de nossa marinha de guerra.
     A. — Que mais houve no governo do Dr. Rodrigues Alves?

     P.—Devido ao illustrado e grande patriota Bsrao do
 Rio Branco, que foi ministro do exterior no quatriennio Rodri-

 gues Alves, foram soluccionadas, corn grandes vantagens para o
 Brasil, todas as qucsloes de limites, que estavam em litigio. 0

 territorio do Acre foi definitivamente incorporado a nossa pa-
 tria, em 1903. Podemos dizer que o Dr. Rodrigues Alves foi o

 unico presidente que recebeu um Brasil menor e entregou-o aos
 brasileiros, apos quatro annos de governo, muito maior. Foi
 ainda no governo do saudoso Dr. Rodrigues Alves que se re-
 uniu no Rio de Janeiro o 3.° Congresso Pan Americano, assis-
 tido por Elihu Root, secretario do exterior dos Eslados Unidos.

      ^. — Quando falleceu o Dr. Rodrigues Alves?

      P. — Falleceu em 1919, quando ja eleito pela segunda

 vez presidente da Republica. Nao chegou a tomar posse, como
 ja disse, sendo substituido pelo vice-presidente Dr. Delphim
 Moreira, que governou alguns mezes apenas ate a posse do

                         ^



REVISTA ESCOLAR21

novo presidente eleito. Dr. Epitacio Pessoa, do qual falaremos
na proxima aula.

     A. — 0 Dr. Rodrigues Alves nao tern um monumento
nesta capital, professor?

     P- — Infelizmente, nem aqui, nem no Rio de Janeiro ainda
se perpetuou no bronze a memoria de tao grandiose vulto.
So em sua cidade natal que e . .. quern sabe?

     A. — Guaratingueta.
     ?•—Sim; so ali e que existe uma estatua como home-

nagem de seus conterraneos ao illustre brasileiro que naquelle
recanto de nosso Eslado viu pela primeira vez a luz do dia.

     Na proxima licao conlinuaremos a falar dos presideiites
da Republica.

               QUALIDADES DOS CORPOS

                "Diser a uma crianga aquillo que ella mesma
           deveria colher da sua propria observagao, nao e
           desenvolver-lhe a mente.'"

     Professor. — (Tendo na mao esquerda uma barbatana
bem dobrada e bem escondida, e na direita, um lapis.) Que
tenho eu nas maos?

     Alumno.—Na mao direita, eu sei: — e um lapis. Mas,
na esquerda, so si adivinhar!

     P. — Porque nao sabe?
     A. — Porque nao posso ver.
     P-— (Abrindo a mao esquerda, deixa cair a barbatana.)

E agora, sabe?
     A-—Agora eu vejo: e urn pedaco de barbatana, que

o senhor tinha escondido na mao.
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     p. — Porque nao pude eu esconder o lapis, assirn como

escondi a barbatana?
     A.—Porque nao se pode dobrar o lapis, como se faz

corn a barbatana.
     P.- Pedro, tire as nossas caixas; vamos procurar nella?

coisas que se dobrem como a barbatana.
     A. — Que bom!
     A.—Coisas que se possam curvar corn facilidade?

     P. — Sim; va procurando e falando.
     A.—Esta varinha.
     A.—Esta borracha.
     A.—Esta lamina de faca.
     P.—Os corpos que possiiem essa qualidade, (me sao ta-

ceis de se curvar, de se dobrar, sao chamados flexiveis. (Do-
brando uma barbatana.) Mas, a barbatana sera somente fle-

xivel?
     A.—Ella verga, mas pula depressa; volta logo a posicao

 recta em que estava. Basta largar a ponta que estava vergada.

     P. — Que outro corpo encontram voces, que faz o mesmo?

     A. — A borracha tarnbem faz isso.

      A. — A esponja.
      A.—As ligas de elastico.

      A. — Algumas bengalas.
      A. — As bengalas que sao feitas de junco. vergam bem.
     P. -— Diz-se que sao elasticos esses corpos que tern a pro-

 priedade de voltar a posicao. quando aperlados, torcidos, do-

 brados ou vergados.
      A. — Os corpos flexiveis sao quasi eiasticos.
      P. — Os elasticos sao flexireis, nias nem lodos os flexi-

 veis sao elasticos.
      A. — Qual e, entao, a differenca?
      P. — Os elasticos, quando dobrados ou amassados, voltam

 a sua primitiva posicao, e os flexiveis nem lodos tern essa pro-
 priedade.

      A.—(Abrindo uma raixa.) Lim pedac.o de sabao! Que

 qualidade tera o sabao?
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     P-—Piae nelle para ver a sua qualidade. Que Ihe acon-
tece?

     A. — Escorrego e caio.
     P. — Os corpos que tern essa propriedade, como o sabao,

chamarn-se escorregadios.
     A- — Eu pensava que erarn escorregadicos.
     'P- — Tambem se pode dizer. Ache, Armando, outros cor-

pos escorregadios ou escorregadicos.
     A. — 0 oleo.
     A. — Eu sei de um que nao e&ta nas caixas! E' o gelo. E'

difficil segurar nas maos um pedaco de gelo. Quer escorregar

sempre.
     P- — Tambem e difficil andar sobre o gelo, porque e

muito . . .
     A. — Escorregadio.

                EDUCA^AO C1VICA E MORAL

                           0 IMPOSTO

                  Educar um povo, faserulo-o conhecer os seus
             deveres e os seus direitos; ensinal-o a saber cumprir
             aquelles e a bem usar destes, e edificar sobre soli-
             dos alicerces uma na^ao poderosa, em cujo seio ha
             de se desenvolver forfosamente uma grande civili-
             sa^ao.

     Professor.— Ja Ihes enumerei os deveres e os direitos dos
cidadaos brasileiros, pela nossa Constituicao. em seu art. 72 e
§§, nao e assim?

      Alumno. — Sim, professor.
     P- — Havemos de tratar de cada um delles, particularmente.

Ja Ihes mostrel lambem quaes os deveres civicos que' todo o bom
brasileiro deve cumprir rigorosamente.

     A. — Sim, serihor. Na ultima aula o senhor nos ensinou
o que e o jury, a sua necessidade etc., e nos disse que todo o
brasileiro deve servir no jury.
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    p._E como se chama ao cidadao que serve no jury?

    A. — Jurado.
    p. _ Muilo bem! Esisinei-lhcs tambem quacs os deveres dos

[urados, nao e vcrdadc?
     A. — Ensiiiou-nos, sim, scniior.
     p._Vamos estndar hoje outro dever civico. Respondani-

ine, porlanio. ao quci cu pcrguntar. Que faz sen pae, Coiilo?
     A. — Papae e ncgociante dc seccos e molliados.

     P.—E o sen, Pedro?
 -- A.—Papae e advogado.

     P.—E' verdade, Arlhur, que sen pae da muito dinliciro

;'inpreslado sob liypolbecas?
     A.—Sim, senhor.
     p._Allcncao todos. 0 art. 72, 'S 24. de nossa Conslitnicao

ijiz:—-E" garantido o livre excrcicio de qualquer profi.win
moral, intellectual c industrial.'" Sabem que qucr dizcr isto?

     /L—(?)
     p, — Isio quer dizer que qualquer dc nos pode ser pro-

 I'essor, medico, advogado, engenliciro, negociante, industrial etc.
Destas profissoes liramos os meios de subsistcncia. Ora,

 -i nos traballiamos e ganhamos aqui, c justo que repartanios
 com a nossa patria um pouco dos beneficios que ella nos pro-

 porciona. Nao acham?
     A.—E' exacto, professor.
     p._Como podcremos heneficiar o Brasil? Podem talar.

     A. — Trabalhando.
      A.—Servindo no jury.
      A. — Sendo eleitor.
      A. — Scndo soldado.
      P. — Sim, perfcitamentc. Alem do nosso tral)allio pessoal,

 poderemos ainda beneficial- o paiz corn um pouco do lucro
 que lemos cm nosso meio de vida, corn um pouco do quo ga-
 nhamos. Finalmente, corn que?

      A. — Corn dinlieiro.
      p — Muito bem. A contribuicao em dinhciro e o que se

 chama imposto.
      A. — E a gente lem obrigacao de pagar imposto?
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     P. — Pagar imposto e um dever civico. 0 imposto e co-
brad o em virtude duma lei; portanto, quern nao o paga, des-
respeita a lei, deixa de ser bom cidadao. Voces nunca ouviram
falar em imposto?

     A. — Ja, sim, senhor. Papae paga imposto de nossa casa.
     A.—Papae e medico e paga tambem imposto.
     A. — Meu tio sempre diz que paga um imposto muito

grande, de sua fabrica de chapeos.
     A. — Men irmao tern uma loja e paga tambem imposto.
     P. — Muito bem. Como voces viram, todas as propriedades,

as industrias, as profissoes, o commercio etc., pagam imposto . . .
Porque voce esia rindo,-Fonseca?

     A. — 0 Olavo disse que Larnbem se paga imposto do lixo.
     P. — Pois e verdade. Nao so do lixo, corno da agua, da

calcada, do calcarnento das ruas, dos exgotos etc. Corno vo-
ces acabaram de ouvir, os impostos podem ser diversos. Dern-
me alguns exemplos.

     A. — Irnposlo de propriedade.
     A.—De industria.
     A. — De profissao.
     A. — De cornmercio.
     A. — De agua.
     A. - - De esgotos.
     A. -- De lixo.
     A. — De calcada.
     P. — E' bastante. Ainda ha outros.
     Vamos ver agora a quern devernos pagar o irnposto. Quern

sabe? Fale, Scares.
     A.—A' Camara Municipal.
     P. — Sim. E tambem ao Estado, e ainda a Uniao. Os im-

postos sao: municipaes, estadoaes e federaes.
     A. — 0 imposlo municipal paga-se a Camara Municipal,

nao e professor?
     P.—Juslamente: a camara da cidade onde moramos.
     P. — E o estadoal. . . quern sabe?
     A. — Paga-se ao Estado.
     P. — E o federal?
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     A. — Paga-se a Nacao.
     P. — Muito bem. De modo que nos aqui pagarnos imposto

 a quern?
     A. — A' cidade de S. Paulo, ao Estado de S. Paulo e ao

Brasil.
     P.—Bravo! Voces mostram que compreenderam bern as

rninhas explicacoes.
     A. — Porque sera que os vinhos, remedies, perfumes, do-

ces etc. trazem sellos, professor?
     P- — Sao sellos do imposto de consume, rneu pequeno.

Esle irnposto e cobrado pela Uniao.
     A. — Os bilhetes das casas de diversoes e de loterias tam-

bem trazem sellos.
     P. — Sim. E' porque essas casas tarnbern pagam impostos.

Temos ainda irnposto de transporte, de importacao, expartacdo

e outros.
     A. — Quando se paga o impo&to, professor?
     P- — Paga-se durante todo o anno, havendo mez certo para

cada especie.
     Nao se esquecam nunca, rneus pequenos, que pagar im-

posto e dever de todo o bom cidadao.

Q

                          HYGIENE

                          A RAIVA

     Professor. -- Vejam (pie lindas figuras as dc-.[r mappa-
Que anirnaes sao estes que voce esta vendo, aqui nesta gravura.
Joao?

     Alumno. — Eu vejo um cao, um gato, um lobo, um porco e
um cavallo.

     P-—Muito bem! Todos elles sao animaes mansos e do-
mesticos, nao e assim, Barbosa?

     A.—Nao, professor: o lobo e um animal fero/ e selva-
gem, corno o senhor ja nos explicou.
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      P. — Perfeitarnente. Voce tern razao e mostra que c um
 alumno applicado. Mas, continuemos a nossa aula. Apesar de
 serein estes animaes muito mansos, excepto o lobo, dum
 momcnfo para oiitro podem se tornar ferozes e perigosos.

      A. -- Mas, porque, professor?

      P- — Ja Ihc digo, men curioso. E' porqiif elles, princi-
 palmente o cao, podciin ser acommettidos duma horrivel doenca
chamada — niii'd. Voces nunca ouviram falar eni cachorro
 louco?

      A.—ja, sim, senhor.

     P- — Pois e a rnoiestia da raiva, que u deixa louco e
hydrophobo. Precisarnos ter muila cautela para evitar a mor-
dedura dum animal raivoso.

      A. - - Conio se contiece quando um cao esta atacado da
rairft?

      ^--— E facil. No principio da molestia elle torna-se
tnsic e inqiiK-to; late muito, mas para corn o seu dono mostra-
?e docil e procura lamber-lhe a rnao. Tem uma sede ardente.

     Procura rnorder tudo quanto encontra. Seu latido e rouco
c triste. Corn o progredir da rnolestia, fica cada vez mais
 leroz. Foge de casa, corre pelas ruas e campos corn o olhar
dovairado, a boca escancarada donde sac a lingua escura e
poeirenta. Atira-se furiosamente sobre os outros anirnaes e
sobre o homem, para satisfazer o sen desejo ardente de morder.

     Morde dc ))refcrencia a outro cao. Finalmente, cae morto,
|i;iiaiysado e aspliyxiado por falta de respiracao.

     A. -- E si u m cao raivoso nos morde, que acontece pro-
fessor?

     P. — Lma vez que os germens de tao horrivel doenca attin-
jam os centros nei-vosos, a raiva se rnanifesta. Conforme o logar
da niordcdura. a molestia podera levar uma semana, quinze dias
ou alguns mezes para se rnanifestar. Este intervallo entre a
cpoca da mordedui-a c a declaracao da rnolestia e o periodo da
incul>acao. (pie varia de quinze dias a seis me/es. dando assim
tempo dc •'ercni ap[)licadas as vaccinas.

     A.    Q!IC \-aci'iiuis. [)roiessor?
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     P. — Logo falaremos dellas. Vejamos primeiramente o-
cuidados qne devemos dispensar as pessoas mordidas por uni

can raivo.''o.
     Em priin.'iro logar, dc'.rnios comin-imir lo;;o i> mcrnlini

niordido, acima da forkia, corn o auxilio dum laco forlemcntc
amarrado, rxprenK nd.f-sc cm scgnida o log.n- para qne o san-
gue cscde. Dcvc-sc ;ilc cinipar a Icrid:!, par.i ii'rllio!' rrlir:!!' n

sangne.
      A.—•E nao ha perigo ile ronlrairmos assim a molestia?

      P.    Dcsilr (jiii' -r nrio lenlia icciincnio I'c'nliiiin nos 1al)i'>~.
n i. loca cic., ii:1i> ha |'ci'!^o al;;iiin. [lorqnci os gcrmciis da i';n\ci
si foreni collocados soljre a pcllc, ou ale mesmo engulidos nao
sc ni!'Il';)Ii<'ain. c o s<'n ('(h'ilo c nnlio. ilr^ilr I|!K' 'i.lo riirontn'n!
\\w\\ lima escoriafao nos logares por onde passarem Mas... con-
 liniii-mos. l^ina vr/ cxiraliido o sanguc da icrida, qiicima-r :i
 nn'.'ma coin 11111 lrrr(.i qneiile on coin arido siilinrn-o. Em -c-
guida. o doente devcra procurar o "Inslituto Pasteur," que,
como voces sabcm, fica... onde, Silveira?

     ^,—Na Avenida Paulisla.

      p. — Sim. I.a serao applicadas as vaccinas ci^nira a raiva.
      4_—Quem desrolsriu ;i vaccina da raiva, ])ro)essor?

      P. — Poi Pasteur, grandr >cienlisla i'raiiccz. E' [)or i~so que
 o nosso Instiluto rccclicn o sou nomc. Uma pcssoa. mordida
 na calfcea d.-ve rcrcibrr a scric de sctc vaccinas. srm a nienor
demora, pois a molestia pode declarar-se no dccorrer <]a se-
gunda semana depois da mordedura.

      Em casos iirgcnics, as setr inj<\'(;.ocs poderao ser a])plic.i-
das durante o espaco de tres a quatro dias.

      Si a mordedura for feita nos mem])ros, a molcslia Icvara
de cinco a seis semanas para se nianifcstar, por isso ha lecnpo
 baslanie para sr ap|)licar as sctc vaccinas. coni rcgnlaridadc.
 diirante scle dias consecutivos. A cfficacia da vaccina de Pas-
teur esta bem provada nos iniiu.meros casos de raiva. que por
 ella ja foram tratados.

      Feliziiiciiilc etn nosso paiz, gracas aos inslilnlos <-reados
 para o tratamento da raiva, a cac,a aos caes vadios, promovida
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pelas municipalidades, ao uso de mordacas para os mais e a
confianca quo dopositamos nas vaccinas de Pasteur, tern dimi-

nuido os cases de ralva.
     Tcnham muito cuidado corn os caes e outros animaes. Mas,

si por infelicidade algum de voces for mordido por um cao dam-
nado, nao occiilte isso de seus paes; conte-lhes logo, afim de que
elles pos'.am cnidar da (ei-ida c leval-os ao "'Instituto Pasteur."
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       Ainda (juc ~u;i j>rcsrn^a nao si |,i .-•iqncr siis|)cilaila, c.-sa

imagcm inolor;! la:/, paric dc nninrro.-'a' ronilfinacors nicntae-.

Ern no~ loilo' c!!a ~i't'\'c i!c !);i'c I'l inrinoriii ili>» :IID\ unciitos.
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que viam. Ilin dclb-s -cgiiin, coin o auxilio dc sua laca, o con-

torno dum descnho, dimrlo quc assim ellc o rccordaria mellior

em sua casa. ^csic caso a imagcni molora dos movimcnios era

destinada a rcl'orcar a iniagcin visual. '

- 0-»-<?fSt°-»-1?"— - -

         A EVCLUC-AO PSYCIiaCA DA CRIAN^A

                              !!ii-;'\!il Hrioi'l.'l.    Trad.)

                         I ('.(Hi! IIIIHirnn )

                   2 — I'KAZEKES E 1'ENAS

     Na [)riincira parte desia olira j;i falamo- dos primeiro-
prazeres e primeiros sorffimentos exprriiiicniados pda cnanca.
[Ins e ontros sao devidos as reaccdcs do miindo cxlerior sobre
este ser scm di-'fesa, qne e o recem-nascido. 0 I no c o calor
sao os primeiros excitanlcs quc agcm so!»rc n srnsibilidadc da
crianca, scja 1111111 senlido, scja notiiro: a ac.cao do Ino !l>c e ^um-
mamcntc desagradavel, assim como o brando calor do lirrco
ou do lianho Hie .'ausa !)em-cslaf r contciilaineiilo.

     Mais lardc. ..'i proporcao que os senlidos sc ilcsci!\< i'dii. a
sensibilidade •'tamltcm se propaga c as sensacdes devidas a
oxcitafjao da visia, do onvido, 'ado c goslo vem sc rennir a^
que o conlacLo llicrmal )H-o<luzia sol)i-c a pelle.

     Prcver faz notar (me, nessc pcriodo. o que e precise
para provocar a srnsibilldadc dum ap[)arcliio sensonal infan-
til nao e tanto a violencia da sensacao <'emo a extensao da
zona sol)rc a qual ella aclua, isto e, para o lacto, noladanu-nte,
e necessario agir sobre um numero de lerminagoes nervosas
 superior ao quo seria prcciso a um adulto nas mcsmas condi-
 qocs. Ncssa cpoca veremos as react'oes dc pra/cr e de pcna se
 man i lest a re m (juatulo, i.ior cxem|)lo, a visia da criam;a scja en-
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 vol'.id;! iinma lu/; suave, on quando. pelo cotitrario, seja violen-
 l.nncnic ollnscada por liin raio Imnnioso muito forte. Do mesmo
 nioiio a vcrcmos manilcslar sna alcgria. si uma substancia a<-
 .^iH'arada (or posia cin conlacio coin sua lingua, c reagir cm
 scniido ronlrario ein prcscnca dc siibslancias salgadas on

 amargas.
      Mais lardc ainda. qnando a cri;iiica esti\cr verdadcira-

 nienic dc po-sc das snas (arnldades de rela<;ao coin o mundo
 exterior, o campo dc scnsacocs capazes de cxcilar-.lhe a alegria
 ou o (ic/ar sc rxicndcra con^ideravclmciilc. Entao, as core.s
 vivas c alcgrcs. os sons agradav<-is. os roslos conhccidos ilie
daryo irina viva salistaccao: c ao conlrario. as coisas desco-
 nhc'-nlas. as im|>rcssdcs srnsilivas dcsagradaveis )he provocarao
 dc.'iontciilaniciilo ou rolcra.

      Conio e ijne a criam.;a manilcsia cssas scnsardes?
      .No coineco de sua cxislcncia, nos ja sal)emos que ella <'• cx-

clusivanif-nie, on pouco mais ou .menos. um ser reflexo. Nao vol-
 larrmos a csta ipicslao »!c rcarcdcs invobinlarias. (me sao sohre-
ludo rcarcdcs dc defesa, como o levantar e o al>aixar das palpe-
l)ras a accao (Juma hiz intensa ou dum soni muito forte eic.
 i in;' \r/, aiinigiilo o prriodo cm qnc estcs rellexos vao dar lo-
gar a movimenlos cspontaneos, veremos os gritos, que jci tern
 re[>rc--<'iilado 11111 |)apcl imporiaiilc no periodo |jrccedente, to-
i))iiifiii iim.i par[c [ircpondcraiilc na cxpressai.* das scnsacoes da

ri'ltinca.
      Cnli;- r grilos ^onicnic. (^onvcm nolar qne nesta epora a

crianca -o 111,1111 Icsia siias iniprcssdcs dcsagradavcis. Num pcriodo
niais ailr.iniado. nola rcinos nclla algiins pe<|)ienos signaes <le
pra/rr. dr i'rni-cstar. nianilcstados por um balbuciar doce e
lir.inilo. Mas, ordinariamcnic cssf liem-cstar nos reconhecere-
nio^ )»ur iim signal ncgalivo. pcia ausencia de gritos. isto e,
pi'la ansfiiria dc scnsacdes dcsagradaveis.

     Ei]li-"laiilo. o- ollio-., como ja vimos. exprimern ji'i algnma
coi'a ncs-e ]icriodo. c a crianca so os a!)rc c sol»rcludo os con-
-cr\ii .ibcrlos i]ii;iinji, c-,|;i salisfeila. \lcni disso. o I'r.inyir das
so])r;ii]ce1!ias sc (az nuijr 11:1 nic^m.i ,'-|>ora. [•'.' ]iiir r.-lc sisnal,
fgiicilnifiii". ijiir ,'i,inc(;am a- crise'. (ic lagrinus na crianca.
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     Mas c sobreludo no periodo seguinte que vao tomar loda

a sua importancia quasi lodos os signacs (pie acahamos de

passar em revista. islo c. 110 pcriodo de picna posse das (aful-

dades de relacao. c iiaiinellc cm (iuc a pa!avra co.me^a j .cr

utilizada. embora como inna linguagcm riidimcntar, onomu-

lopica.
     Veremos rnlao. na crian(,;a. a sn^i linguagcm mimn-a ai-

liareni-se grilo- r palavras qnc veni dar mais exprcssao rios

 sctis gestos.
                                            (('.iin.lifii'i.)



         LICOES DE COISAS
                       ROLDANAS     C i-tA^P. ^

     Professor. — Paulo, diga-me o que estava contando ao
Maul, quando voce foi lavar as rnaos?

     Alumno. — Eu estava Ihe dizendo que a vida na roca e
difficil; que aqui na cidade, quando a gente quer agua e so
iilsrir a tomeira.

     Professor. — E na roca, como e?
     A.—Algumas pessoas tern que ir buscar agua no rio,

:':- vezes, bern longe de casa.
     A.—Nos, na fazenda, tinhamos um bom poco.
     P.—A vida na cidade tern algumas commodidades que

a da roca nao lem; mas, em cornpensacao, a vida campestre
nos offerece rnuitas vantagens.

     A. — E' mesmo! So a quantidade de frutas que se tern! .. .
     A. — E o leite fresquinho! . . .
     P. — E' verdade .. . Mas, como e que tiravam agua do

pc)y<>. la na sua fazenda, Mario?
     A. — Corn urn balde.
     P. — So corn o balde?
     A. — Nao, senhor. Em cirna do poco ha via urn travessao

de rnadeira, bem forte, e nelle preso um gancho que susten-
tava uma rodinha, um disco que se movia.

     P. — Uma carretilha, ou rnelhor, uma roldana.
     Mas, varnos, acabe de descrever como se tirava a agua.
     A. — Essa roldana 'tinha um suico por onde passava uma

curda . ..
     P. — A's vezes emprega-se uma corrente em vez de corda.
     A.—Numa das pontas da corda punha-se o balde e a

gente puxava pela outra extremidade da corda.
     P. —- Porque sera que usarn a roldana no poco da sua

fazenda?
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     A.- Ajuda bem. Dinimuc bem o peso. 0 poco era t'nndo.

Uma vcz cu'fui cxpcrimc.nlar lirar agua -em a rnfd'iini •• nao

pii(!c ira/cr o li.iidc cdcio ate cm cima.

     p._A ruidtina on poli'.i c 11111-1 ma<-liiiia qnc •-•• ciii|ircea

j)ara diminnir o csiorco, ao levantar pc:,os.

      .•?.—Nas casas fm conslrn.rcao vecm-sc inesi:i;i. iDinla-

vc/cs. roldana. para crgucr os baldc. n a< vasilhas dc rc!^-,,:

 par.; levanlar pedras eic.
      p. —.Frcquenlcincnic, usa-sc mais (!«• nma roldan;i.

      ^, — A's vc/.es uma e inenor quo a outra.
      P.—A's vc/rs, ha varias roldana- qnc girani iii(h'pc.n.)rn-

 icini-nte iimas das oiilras; as vczcs, o eixo c o mc-mo: onlra-

 vc/]-, os eixos sao diHerenIci-.

      A.—- Mas- a corda on a c.orrciitc c iiin;i so.
      -{. - Eu ja v; um ])O(,;D no qual cm vc/. dc ro'nl.ii,,; navia

 iin> cvlindro roni 11111.1 inanivria cm cad;i f\lrcmidailf.

      p — l^^ apparelho •'• rbainado s<inlho.

      Km loilas ;is rold;iiias c -.v-lcnias dc rol»l;in;i-. ;i iorca

 excrcida pe1a macliina crgnm.Io o peso. r '•.nuilo !i):ir>r .!iic a

 lorca aj)i)licada a cxUvinidad.- livrc da rorda. pJa m.io.

      .•L-'Mas. :i caiga movc-sc iniiilo mais ilcv.ig.ir 15111' a

 mao que puxa.
       /.    M.ii- ^il•\;!,<.;al•. 111;!^ ciim incno> rslor(;o.
       ,f.^^i iiuiiiciii rsl.i -riii()rc prorin'ani.lo mcio- i>iira di-

 mimiir scu [ra!»allio.

       A. -  Viiligamciilc fa/.iain lir!o coin as inao~.

      p_—Mais larde apremlcram quo a fiinda ,iriri!ir~-.iv;i a

  pedra mais i.>ngf c coin mais forca <iuc a mao nua; o'i.' nm

  objecto pcsado podia MT mai.-. lacilmcnic crmiido .•0111 nina

 alavanca; (iuc inn systema de cordas e i>olias lacililav.i rr'.;'.iRr

  pesos cnornn'.- coin inrca rclalivarncnic insignil icanlc.

       .?. _ Os indios nao coiibcccm o nso dcstas inaclima-.

       A.—Contentaram-sc com a funda.

       p_Sim: o uso c a applica(;ao line dessas admiraveis

  invencocs f.i/, o liomeni .•ivili/.n!o, concorrc i.mmcn..aniente

  para diff'erencal-o do selvagem.
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                          BOMBAS

     Professor. — (Depois de ter desenhado algumas bombas,
 no quadro-negro.) Estao voces lembrados da nossa licao so-
 lire roldanas?

     Alumno. — Estarnos, sirn, senhor. Foi a licao de quinta-
 feira passada.

     P. — Diga-rne, Jose, alguma coisa a respeito das roldanas.
     A.—As roldanas facilitam muito tirar agua dos pocos.
     P. — Muito bem. Mas, corn uns apparelhos corno estes

que eu acahei de desenhar e que se chamarn bombas, a tiragem
da agua e ainda mais facil.

     A. — Nao e preciso quasi forca nenhuma, nao e, profes-
sor?

     P.—Exactamente: as bombas funccionarn sern grande es-
forco.

     A.—Corno serao feitas as bornbas?
     P. — E' o que varnos estudar.

     A.—Todas as bombas sao eguaes?
     P- — Nao... Vejamos primeiramente o que e urna bornba.

     4.—E' uma rnachina que levanta agua.
     P. — As bombas servecn mesrno para levantar agua, mas

larnbern levantarn qualquer liquido.
     A.—Os barris de chops tern bombas.
     P. — 0 modo de elevar o liquido, de fazel-o subir, ou le-

\al-o dum ponto a outro, e que varia: pode ser por aspiracao ou
por pressao e, as vezes, pelas duas accoes combinadas.

     A.— E a bornba dos pocos, como e?
     P. — E' por aspiracao; e uma bomba aspirante. Bom se-

ria si estiveasemos perto dum pogo corn bornba e observasse-
mos o seu funccionarnento. Contentemo-nos, entretanto, corn o
desenho ali na lousa e corn a explicacao que nos vae dar algum
dr voces que ja viu uma bomba trabalhar.

     A. — Eu ja vi muitas vezes.
     P. — Como faz voce para tirar agua do poco corn a

i.'omba?
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     A.—(Moslrando no dcscnho.) Aperto aqni ;i maixvei,)

ou o cabo e a agua sae.

      P.-  E' so?

      A. — E' so o que eu sei.
     p. _ Entao. presteni muita attencao. olhando para os de-

senhos.
      A. -One representam toda,-. cssas Iclras na hgura n." 3.

      p _ A letra V representa as wilvulas; P representa o

pis! no: C. o cvlindro.
      .A. - A parle mais imporlanie da bomba e o cylindro, nao

e?
      P. - Sim. c importantc; no cylindro cstao as valvulaa

f o pistao.
      ,^.   Entao, e um cylindro oco?

      P. - - Exa>;tamcntc, e tern uns 7 a 10 ccntimetros de diame-

 tro <- uns 30 a 33 cenlimetros dc comprimento.
       »            «-•>.,.).,   .,,..,1.0   ,    ,.,.):,..l,-.^   ,.,.,v>......   .    ,.-,.,^'>
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     P. — Sim, e o cano vae ate ao fundo do pogo. (Mos-
trando.) Aqui, onde se encontra o cylindro corn o cano, esta
marcado V: e uma valvula.

     A. — Sao duas valvulas, nao sao?
     P.—E' exacto. Vejam: uma erncima e outra embaixo do

cylindro.
     A.—Que interessante! Essas valvulas sao feitas de modo

que deixarn a agua subir.
     A.—E o pistao onde e que fica?
     P. — Ajusta-se interiormente ao cylindro.
     A.—Esta preso a man i vela.
     P. — Bern observado! Elle sobe e desce . . .
     A.—Conforme a manivela?
     P.—Sim: de accordo corn o rnovimento da manivela . ..

Vamos agora ver como funcciona a bornba. Para comegar, sup-
 ponhamos que o cylindro e o cano estejarn cheios de agua.

     A.—E o pistao onde esta?
     P. — Esta quasi emcima.
     A. — Esta aqui, na prirneira figura.
     P. — Apertando-se o cabo da bomba, que acomecera a

 agua que esta no cylindro?
     A.—Sobe. Passa para cirna.
     P. — Por onde?
     A.—Pela valvula que se abre.
      P. —- Aqui na figura 2, ate onde e?ta a agua?
      A.—Esta acima do pistao.
      A.—Enche todo o cylindro.
     P. — Si fizerrnos subir mais o pistao, que faremos a

 agua?
      A. — Quando levantarmos o pistao, levantaremos a agua

 que esta emcima delle.
      A.— E a agua sahira pelo bico ou torneira.
      A. — Como esta acontecendo na figura n." 3.

      P. — Quando o pistao sobe corn a agua, elle tern o cui-
 d.do de fechar a porta atras de si; fecha a valvula.

      A. — Mas, abre-se a valvula de baixo?
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    p. — Basia, por hoje. ('.ontinuaremos brcvementc esta

licao.

     Professor.—Que c qnc tanio prcoccupa a allciiQao dc

voce-. ahi [)erto da janclla?
      Aliimno.—Estamos oliiaiulo 11111 aeroplane.
     A.—Sei ijiir I'iz nia1. c pcco ucscnipas, mas eslava pen-

sando: quanta coragem nao sera precisa para viajar nii:n aero-

piano!
      ••f,_E para alravessar o Allanlico. como araba ilc fa-

/er o aviador Franco!
     p,_SSralmenIc, •'• ncccssario ser ilcslcmido: ilia-, ninlio

mais coragem prccisaram os j)rimciros aviador;'s i|iie se avrntn-

raram nos ares.
      L — Porijiic?

      /*. —- Porqiic. nci-'sc Icmpo, :i a\i.ii,-fio <-s[a\a cm co;n('<;o; as
i-xpcri<^ncias cram mnito j)(-ri.';o-,;is.   Hoje cin dia. ijiiando al-
guem animncia 11111 fcilo jrriscado. iodos o iTn-orajiim r a|)-
 ;»]aii(lcin.

      A. — Antigamcnie nao era assim?
     P,—Absoliitamrnic, nao. Muilo ridicniarizaram, chciina-

 ram de louco e a!('; ]icrscgiiirain o j)rimciro liomem quo se clf-

 vou niiin b(i!<~io ou (icrostdlo.
      •i.   • Qncni foi ••ssc boni:'ni?
      P.—Foi o nosso compalriola, o padre Barllioloincu Lon-

 ronco de Cnsmao, a qne-m appcliidaram — "Pailrc Voador.'
 ^llr roiislrnil; ~eii Iialt'io «' cirvoii-'-r aos arcs. 1-111 liO*).

      .•f.—Ha quaulo lcni)»o!
      P.—E-se*r lodos os primeiros lialocs navc^;,i\;iii) sen! di-

 icccao, arraslados |ic1os vcntos.
      •?.--Entao, ))ara <ine scrviam?

      P.—Para o csludo das all.as rcgiocs da almosphera. Nu-
 merosas asmicocs forain fcilas para este lim.

      A. — - Es~r.-. lialoc-. nao |toili;>in fazcr manobras';'
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      /'.—As nnic.is ijnc l.iziani ron'i-'liam cin alliviar-se do

la-tro dc arcia ijiie condii/.iam.

       ?. — 1','rj loriiar o lialao niais irvr >• la/rl-o siibir mai-.

11 a (i i • t n y
      /•'.    Sim. Taiiibrm abriani iiina valvnia para dar esca-

ptitncnio .10 na/,. qiiand.) rra ()rcciso.

      A.-- Nesses baldcs rii nao qiicrrria Miisir. Eu liavia dr

iinrrc.r dirigir. salicr para ondc ia.

      A.—Qnc.ni in\'cnloii os .irriislatos ijne ?<• podcin ijirigir?

      /'. - - Eoi lainlicm   11111 !>ra.'iicir(j: Alix'slo dos Sanlos

1 )n:nont.

       I. - Ellc ainda e vivo';'

      I''.—Sim. ainda vivc: ioi cllc ijiic. apos nma serle de

arriscadas cx|»criciicias, na i;ir(!c >!<• I') d<' oiiluljro de 190!.

conlornon a "'E'orrc 5',ifl."1.

      •I.—Essa torrc fica cin 1'jri/. njo fica'.''

      i'. - - En'a. "-ini.

       i. — Snbiii ;illo?

      P.    ( Moslr.indo n gi'iiMira •!<' Sanlos Diimont conlor-

ii;in;io a "'I'orrc EiKi'l.") Sniiiii ,1 iinic! .(Ilnr;!. ilc 250 luctros,

gar-tando na sna viagi'm 30 mimilos.

      A. — \ni!on dcv.igar.

       \.     Hogc \ac-sc mnilo tiiai.-- <!('g.r'i''sa.

       ?.    •'(I'l.indo ;< gr.ivn ''a.) (^onio i^-'c jjiji.r'cllio c dif-

'     i   i    a  i ' Ti-"i mr (ios ijr noii'l
       ?.     S^i'rt" nin cii;iriiln.

      /'.    '! iii!;;ntf css.i !\'>ri;i;i [):ii\i uflcm'cr iiK'nor rcsi-lcii-

ri;i ao ;'r. Essc ainda cr;i h.'i.i.'iii <f'i'it!iv<'l.

      A. -   VA\ pensava qiir li'i'li'ii) r i:'.'rn)>]iutn cran) a incsma

(•0].s.l-

      P. -  < )^ ;n'foplanos, ao conlrario ilos balors., s;1o a|>|8arc-

 'r,. iiiais ['r-aifo1-. do qnc o \'o]iiinc di- a;' if'-i'.'. di'-locam.

       •f.—Criiiii i'' !)nr podrin, r-nlao, licar no ar?

      /•*.    ^'•'i-i sr i»iii!"in m.ii'Irr rin sd-jicnsao no ar, ''inao

fjii.inilo ••c ;ir!i;iin iiniin.idos ilinn ;novini<'!ilo l)."ni rapido. inovi-

nirnio <!.'<io pof inn inoior, ijiic !;i/ lral)alli;ir ;i'- iiclirrs ilo

,i|>j':frcllio.
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     4.- Todos os .tcroplano- nao lem o n-.^mo imnicro (Si:

ay.as, tcm?
     P.—Nao: ha os moiioplaiios. que. tern apcn.i- nni |) ano

(Ie siislentac.ao, e os l>i pianos. qnc 1cm dois.

     .1. - Um emcima do oillro.

      A. --- Sao pianos paralielos.
     I'.    (Moslrando na gravnni.) Aqni alia/ movcm-.- .ioi-

 lam's.
      A. — Para qnc dois?
      p -_ [ini, da a direccdu c o outro a altiiru. (,iiiam » ap-

 ,,;n-elho c asscgui-an- o cquilibrio diirantc o voo.

      ^-_ 0 inoior <'- (inc d-. a forca c fal-o andar. !i:i<. •'••/

     p_Sim. A Corca j)ropnlsi\a .'• <h<5;> pelo motor. i|iic prr-

 tisa ser podcroso para locar as ln'ticcs.

      A.-- Qnando <is acroplanos cstao t»cin no ;iil.;. |><m-rfm

 aves voando.»
      P. . Os acropianos ol)cdcrcm ao mcsmo pi-incipio i[iic a'

 aves no sen voo atraves dos arcs. V.' por is-o que sc r.hai-na

 aviacdo a esse systema de navegagao aerea.
      ^,_ E quern foi quo invcinou os acroplanos.1'

      p. _ A doria desta dcscolieria coul)e ainda a Sanio--

 Dumoni.
      ^—j\ao faz muilo tempo, la/? Quando loi?

      P. — Em ^ 906.
       A.   Nao e a-loa que o nome dellc c lao conhcrido'.

       A.   0 appacclho do aviador Franco nao era egna! a"

  dessa gravura.
       P.- Nao: era um hydroplano, um appan'lho roni lln-

  ftuadores que facilitam andar sobre a agua.

       A.-— Esses sao bem ulos.
       f\_Sim, grande c a utilidadc dos aeroplanes c liydi-u-

  planos. Sulcando os ares corn uma incrivcl velocidad.-. tran-

  portani correspondencias e passageiros.
       ^,_Na guerra tambem sao muilo usados.

       f\ — Skn, infelizmente na guerra sao poderoae-, in-lni-

  nienlos para observar e combater.
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                   MINERIO te FERRO

     Professor. — (Mostrando a classe duas pedras, uma con-

tendo bastante ferro.) Qual e a mais pesada destas duas pedras,

Mario?

     Alumno.—(Tomando as pedra&.) E' esta, que parece

enferrujada.

     P. — E' juslamente por causa dessa ferrugem que ella e

a rnais pesada.

     A. — Mas, corno e que uma pedra pode estar enferru-

jada?

     iP. — Encontra-se nalgurnas regioes,  grande  quanti-

dade de pedras que se parecem muito corn a ferrugern.

     A. — Pedras que contem ferro?

     P. — Exactarnente. Easa especie de pedras constitue o

minerio de ferro.

     A. — Minerio?

     P. — Da-se o nome de minerios a certas rnaterias que se

extraem das rninas.

     A.—Eu pensava que das minas so se extrahiam metaes!

     A. — A gente ouve dizer: minas de ferro, minas de cobre,

minas de chumbo etc.

     P. —- Sim, rnas dessas minas nao se extraeim os metaes,

assim como os conhecernos.

     A. — Corno e, entao?

     P. — Extrae-se, as vezes, uma terra, as vezes, urna pedra,

isto e, um minerio contendo o metal.

     A. — Entao, o metal vem misturado corn outras sub-

stancias?

     P. — Apresenta-se cornbinado, as vezes de tal rnaneira,

corn outras substancias, que e difficil distinguil-o.

     A. — E' preciso retirar essas .substancias estranhas para

se ter o ferro, o chumbo etc?

     P. — Justarnente.

     A.—Ah! . . . ja sei. Si nessas rochas encontradas nas

wiinac noiTy3^ fftrr/j tpmrtQ pT^^•''*^» T^fy^'^fOS LTT^
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     p — Exactamente, e e esse mineiro, que a industria tern
que limpar, para nos dar o ferro, o metal.

     A.—E corno e que fazern para separar o ferro?
     p.—Si o minerio estiver muito cheio de substancias es-

tranhas, sao estas primeiramente retiradas, tanto quanto pos-
sivel. Depois e moido e. lavado, misturado corn carvao e levado

para urn forno, e queimado.
     A.—0 ferro, quando quente, derrete-se, nao e verdade?
     P. — Sim, e derretido, purifica-se, livra-se das impurezas

 a que se achava ligado.
     Os fornos que fazem este servigo sao chamados altos for-

nos, e serao o assumpto da nossa proxima ligao.

                     ALTOS F6RNOS
    Professor. — (Mostrando a classe a estampa durn alto

forno.) _ Aqui esta o forno de que falarnos, quando estuda-
mos o minerio de ferro. Exarninern bem a figura.

     Alumno.—Neste forno e. que vae o rninerio de ferro?

     P. — Exactarnente.
     A.—Corno e alto! Olhern o hornem aqui embaixo, como

esta pequeno!
     A. — De certo e por isso que o forno tern o norne de alto

forno ...
     p. _ Nao. Elle toma esse nome principalrnente por causa

da alta ternperatura que oonserva.
     ^.—Mas, que altura tern este forno?
     p. — Esse deve representar uns 33 metres de altura.
     A.—Todos sao altos assirn?
     p, _ Nem todos. A estarnpa aqui nos mostra um corte

para podermos ver como o fomo funociona.
     ^—Mas, elles precisam ser bem fechados.
     P. — Estao vendo este deposito?
      A.—Sim, professor. E' ahi que se poe o minerio?
     p._ Sim, collocarn ahi duas partes de carvao, para quatro

 partes de rninerio e uma de pedra calcarea.
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      A.—0 carvao •'• para qiicim;fr, inas a pedra calcarea ])ara
 (jlic e?

      P- — Para ta/.er o minerio derreter-se a iirna lempcratura
 nia is baixa c para mellior coinbinar a escor'ui. al'iin de que esta
 saia corn iacilidade da iornalha.

      A. — Para que sao estas duas abcrlnras?
      P- — PeJa superior sac a escoria e pela inferior, o (erro li-

 (iiicleilo, derretido.
      A. — Mas, a escoriu o que e?
      /"'. — A escoria e toda a sul»stancia que ealava rcunida ao

 ferro e que precisa ser rclirada.
      .-/.--O ferro sac por l)aixe, porqiie e mais pesado.
      P. - - Sim. Ellc dcrrclc-se e vac cair rnirna especic de

coclio forrado de areia.
      A.—Alii se resfria?
      P-—Resh-ia-se e solidifica-se; e o ferro briilo. Nos for-

 nos modernos, o Jerro derrcilido cae e esfria em moldf- on
 lormas, on vac, liqiiido mesmo, directamcnte as diffen-ntes re-
particoes do estabclecimenio onde se prepararam o ferro fun-
dido, o lerro forjado e o aco.

      A. — Entao. cada uma dessas especies de terro c fa!>ri-
rada differeniemctile?

     P- — E', sun, como veremos nouira licao.
     A. — E para ((lie serve esta cliamine a()iii no allo do Jorno?
     P- —Leva os gazes qne sc desprendem duranic a conibn?-

lae. As cinxas que ficam sao tamliem aprovciladas.
     A. — Para que?
     P.- Para obras de cimciilo, c, porque contem muito i>!io'-

phoro. sao excellente adulie.
     A. — Coino ludo se aproveila!

    Professor.—Quo c islo que voces eslao vendo, aqui em
minha mao?

    Alumnos.—Um retralo.
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     P.—De .manic- modo- podcmo. oblcr nm rclralo? Po-

ticii) lalar. cadn nm por sua vc/.
     A. — Pinlaiiilo-o a oleo.

      A.    Fazcndo-o a crayon.

     A.—Tirando-sc-o a machina.
      /•».-  Mnilo IH'III. 0 ivtraio iirado ;i nun-liina rh.ima-sc . . .

iinrin salir.''

      A.   '.-')                                  , ,        ,
      1>.    Voce- salirni. -ii;i . . . Nniir;! oiiviram ialar .•in pho-

 td'j.rii fill in?
      4 —'\b'... ja sci. 0 rctralo lirado a '.-nachina c um;i

 pftdtoiiraiilii/i.
      '!\    Mniln li.-m. K a macliin.t q»n- o prodn/. como "•

 rliaiii.iia'r' l)i,^;i \ori\ F.'ni.indo.

      .(.-   M.irliina [>liolnurai>lin'.i.
      .P    Pfrl'fit.iinciilc . . . Agor.i. nmihi atlcncao. Vamos •;'•

 Hiilar nojc J pliolog'-aplfi.i. Ella c .1 arle .1c gravar no papel.

 1x1 viJro. na |,or.'clana., no osmallr ••I.-.. a imagcm pcrtcila du-

 diljcclos i|in- srm phologi-apliado'.

       ^_Oncm scri:! ((lie invcnion .1 (iliolograplna .•'

      /••. - l-'oi invciilada. rni 1»21. |>or \i<-c|ihorc Niepcc c !)a.

 guci-rc. icmio c'tc dado ao sen proccsso o noinc ilc dagin'rreo-

 Ivpia. A1g«ns .innos dc|,ois. .•in 1«3H. um rliimi.-o inglez. Fox

 Talbot. fe/, conlieccr a pholographia solin' |iapcl. <)iic ircin.i-.

 i"s!nd;ir . . . Comccarcmos pri.i niiicliina pliolographica.

       A.   Tcm nniilas |iartcs cssa machina. professor?

       !'.- Tcm diversas . . . Aqui esia nnia macliina. qnc \.i-

  1,1,0.-. cxaminar. Vcjam: esia c a rattHirn rsiuru. Irndo na trent.-

  mil vidro grosso, ou lentc. qnc s»- cliaina objeclird. Ncsl.i partc

  lioslerior ha inn ridro dcspolidii. qnc podc srr •.nlisliluido por

  nma placa scnsivel. qnc c a chupa onde -r grava a imagem

  <;iie foi photographada.
       A. — Como se chama cssa caixa ond<' -.c gnaida a chapfi."

       P. -  Chama-se chassis. <|uc a protege contra a luz.

       A.    E como sc fay. ()ara lirar nma photogniphia?

       •P.- Vamos tr;itar dislo. (}ncro i|iic von'-s lenliani mna

  m,<;:1o mnilo simples, nia^ clara. ila aric |)liologr;i|)lii.-a.
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      Quando voces cstiverem mais adeanlados. pmierao apren-
 <!ci inrllior r corn rnaior desetivolvimcni.o esia licao.

      Para obtermos irma photographia como cs!a. isto e. sobre
 p,i pel, sao nccessarias duas opcracocs distinclas: ;i prodnccao
 (L! prova sohrc o vidro, que e a prom negniira e chamada
r.li.a.pa ou cliche; e :i produccao da prova sol)rc o papel. qne e
 ,1 /fn'ri'a positiva.

      •i. •   Como ha dc ser difiicil oii[."r a iniii^c.ii i;:' <-!i,';t,i!
      /•*.-- Siipponliamos (me vou th-ar o sen reirato, VIariins.

 Primcirarncnic, preciso vcr si a machina vac apanhyl-o rni
bo.i posicao. islo e. precise focalizar a sua imagem. Vejarn
iiiiiKi cu (aco. Feito isto. substituo esse vidro despolido pela
'•/','•..•',•.•: <jnc esia t-nccrrada no rh<iss'ls. rom nun'lu cuidade. par;.
itao apanhar In/.. A el)jecliva esia lapada per 11111 ohlur<ii!in.
 f'-'-i;'!.1. vender'

      A. — En cstou. sini, .scnhor.
     P-—-Em scguida levanta-sc a lampa do chassis, lie mode

'!IK .1 cha();i li<[uc (lesci)ln'rla. Al)rc-se o olflnrador rapida-
'11- iilr c a In/ vac imprcssionai- a c.!ia|>a. deceniponde n camadtii
•!'• timniircio dc prala ()iic ;] coid-c.

       !.   Qiianie lempo sc dcvc abrir o olun Kidor?
      /'. - Este lempo nao dcvc passar dc alguns scgundos.
      •?. - Uma vc/ abcrle o o/iturailoi. a imagem grava-sc

l'i;:r na rhapa?
      /'. -- Sini. nias so r visl;i dc[)oi-, dc nma opciracao

t-1 ffriiiada nniri quarto csriiro. nliii/ando-s,' lie uma lain-
liadd ruja luz atravessa um vidre vcrmellie.

      ?. - - Come sc chama esia operacao?
     /'• — (^liarna-sc revelacdo.

     Tira-se a chiipfi do chassis e da-se-llie um hanho. charnado
111 iii hi i re-retailor.

     A.- A In/ xcrinrllia nao cslraga a <'hapa?
     P- — Nao, |Miri)iic (41a nao alaca os sacs dc prata.
     A.—0 banho revelador e feilo em qualquer agua?

     P. — Nao. Mullas sao as formulas ernpregadas para esse
lianlio que ja se cncunira preparado no commercio e que con-
Icm diversas substancias.
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     /f.—Dcpois do bantio. ((lie acunlecc, prol c'sor/
   , R.—Apos o banho. a ini.igcm apparcrc: cm scgnida

lav..i-se a cJtCj'ii corn agua pura.
      A._Conio sc forma a imagcni?

     f\ _ Isto se da apos varies processes chimicos <|iic. a r!i.i|>a

-.ol't're. c qi.r mais lardc voces cslndarao.

      4._Dcpois da revelacao. csia prompl.' ci ril.tca.'

     p__I\T;)O. l-l;i ;iinda enira operacao <-lianiaiia fixacuo.

Para isto, da-sc 11:11 novo lianho n:i cJiapn, lianlio dc onira <-om-

posii-ao chimica. Apes este l.anlio, a .-.liapa |>o.lr -cr oi^-.v .id,i

 a inz do dia c e pesia para scccar. Uma vc/- -.(•<-r:i. Icnio- <•

cliclu' m'^niro. que e a primcira prova. islo c. .1 |>rov.i -oDn;

 o ... o (ilic inrsine?

      A. — S'ili!'r e v niro.

      P. — Mnllr bcrn.

      A. — }\ir<\uc sc cliania nc^ulii •i^

      P. -- i-'orqiic .is paries l)rancas do objccio [»li»logr;((>!i.iilii

 apparecem negra-., »- vice-versa. Prompla a i lia|»a. vamo Irat.ir

 da prova positiva sobrc o papcl. Ap))!ica--'c .i rliii/ni nm papcl

 sensirel, proprio para os retratos, c <'onocain-~r a.ml»os num

 chassis-prensn. •\ In/. iio -.el opera varias ilecomposicoc' chi-

 inicas (5110 faxei-n a])pam-cr no papel ;i imn-j;.'in i>!!olo^ra|)hada

 r ;\\isicnlc na cliapa.

      Em -cgnida, dao-sc mais dois lniiiliii- nu ra,>rl; n iirinieir<.

 .•hama-sc rira^'ni (• o srgiindo .•liama-sc fixa^cin. Apo- r'tc-,

 dois banhos. ila-sr um nllimo c esia |)ro;iipla a pholographia. qne

 nma vez sccca ao sol, pcnnanece inaltcravcl iior innilo lfin|,o.

 "racas as uiversas opcracocs chimlcas pe1as i|iiae~ |u-.'on.

       .(.    Quaiilo Iraballio'

       p._Vejam, meus |»cqn<'nos, nnanl<i trakilho r J.'-|ii-as

  cn-lii!] c-.ir rctralinlio qnc aqni esl;;'

       .-!.— i'on|iic os rclralo- lirados nos jarum- i)do' |)Siolo-

  graphos ambnianles n;1o -ao !»onilos como os ilo- lion- rclrati--

  las?
       p, _ _ 1'ocqnr cs-es rclralos nao '.ao rchirtiilns.

       A. -- Qne i|iicr di/er isto?
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     P. — Retocar um retrato e a operagao pela qual o photo-
grapho Ihe tira todos os defe'itos que possam existir, as rugas, as
sombras demasiadas, a luz excessiva, emfim, enfeita o retrato
do rnelhor modo possivel.

     Vejam, meus amiguinhos, que para ser photographo, e
precise aprender muita coisa.

                    0 AR COMPRIMIDO

     Professor. — (Mostra um cqpo a classe.) Attengao! Ja
 sei que todos voces conhecem este objecto. Armando vae agora
 Me dizer o que ha neste copo.

     Alumno. — Nada. Esta vasio.
     P. — Nao ha dentro delle nem um solido, nem um liqruido?
     A. — Nao, senhor.
     P. — E corpo gazoso?
     A.—Ah!... sim; o copo tern ar.
     P. — Ja ve voce que elle nao esta vasio, como affirmou.
     ^-—E' verdade! . . . a gente ate se esquece que existe

ar, em toda a parte!
     P- — Olhando o espago, tambem dizemos que esta vasio,

mas si sairmos, num dia ventoso, alguma coisa nos fara mu-
dar de opiniao.

     A. — Especialmente quando essa coisa, que e o vento, nos
leva o chapeo.

     P. — Muito bem, Luiz. E' isso mesmo. . . Si examinarmos
as rodas duma bicycleta, os pneumaticos dum automovel, a
camara de ar duma bola de foot-ball, o que notaremos?

     A. — Que estao cheios de ar.
     P- — Teremos assim provas evidentes de que existe o ar;

que elle lem volume; que pode encher as coisas. Estes e outros
mnumeros factos nos provam que o ar e uma substancia real,
ainda que invisivel, e que occupa espago do mesmo modo
que os outros corpos. Pois bem; o ar, as vezes, exerce sobre og
eorpos uma notavel compressao, alias muito utilizada pelo
boHaeni.
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     A.—Compressao?
     P. — Sim. E' a propriedade que tern o ar de comprimir-se,

•apertar-se, diminuir de volume. 0 ar assim e ohamado ar com-
primido.

     A. — Estou ansioso por saber a utilidade do or com-
primido.

     P. — Voces nao veem todos os dias os automoveis parados
as portas das garages para encherem os pnemmaticos?

     A. — E' verdade . . . e enchem-h-os por meio duns tubos
compridos que vem ate a rua.

     P.—Esses tuhos communicam-se com tanques onde ha
ar comprimido. As bombas corn que enchem as rodas das bi-
cycletas, dos carros, ou automoveis sao invengoes para compri-
 mir rapidamente o ar e forcal-o a entrar no pneumatico.

      A. — Sem ar nas rodas seria muito desagradavel andar
 de automovel!

     P. — Mas esse e apenas um dos empregos do ar compri-
 mido. Elle serve ainda para mover machinas, sinos etc., para
 fazer arrebentar rochas; para apertar os breques dos bondes

 etc., etc.
      A.—E produz entao um barulho que parece um apito!
      P. — Ainda e o ar comprimido util aos homens que traba-

 lham no fundo do mar.
      A.—Fazendo o que?
      P. — Construindo os alicerces das ponies, pharoes etc.

 Serve para excluir a agua das excavagoes de tuneis etc.
      A.—Oh! como elle e util!

      P. — E' ainda usado para erguer navios submerses.
 Emfim, o ar comprimido e duma incomparavel utilidade para
 o trabalho humano.

                        A CHUVA

    Professor. — Quando estudamos aqui as nuvens, houve um
alumno que me perguntou si a agua que subia para o espago,
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 fin I oniia dc vapor, Indo formal' as niivens. nao voltava mais
 a I''rr;(. Lcmbram-si" disto?

      Aliunno. — Sim, senlior. Fui en quern fez esta pergunta.
     P. — Quern quer responder ao Pedro? Fale, voce, Freire.
     A. — Volla, sim, senlior, a lerra, ern forma de chuva.
     P. — Muito bem. Voces sabem por que motive a agua que

aqui eslava no estado liquido, depois passou para o estado
H'azoso. sul)iu para o espaco e cm segnida voltou novamente ao
r-!ado liqnido. cabin siibrc a terra, cm forma dc chnva?

      A.—(?)
      I-'. - - En vim f'xplicar-lhes. Voces ja cxpcrimenlarani cr-

^irr i 'apptj «liim;i ctialcira d'agna a Icrvcr, nil (Innia :'acarola
i"[i. r-!^'] ,i;i (-i":-t fo/'inliando alhncnios?

      ?.    Ja. sim, scnhor.
     P.—Eu esperava esia resposta. pois sei ''Sque sao muito

travcssos e por isso vao sempre reinar nas panelas. . . Quando
~ • '• v'iiil:' a lampa da clialeira, que e qne se vc. Joao?

     A.—Ella esta loda molhada.
     /-*.   Sim. E si voce collocar a mao sobre o vapor que sae

da chaleira, que acontecera, Juventino?
     A. — Sinto nm ca1or, e dcpois a minlia mao fica toda

],'iiniid;i.

     P.—Perfeilamente. E sabe por que islo acontece, Oswaldo?
 ^.a;'? ^rcsl;' .iilciic;"in. 0 \a[><>r d'agua. quo c u agua cm es-
!ii(!n ga/o.-.o. [raiislornia-sr novamenie cm agna, isto c, volta
ao eslado llijnido, porquc enconlrou uma superficie fria. Assim
<• [nic s" f(';rni;] a chnva. Os vapores d'agua. (jue soliem ate as
rrgioc-  d;i   ii'mosjilicra,   enconlram   uma   tcmpei'i.itura
inuito Ijaixa, isto e, muito fria e por isso condensam-se, for-
mando pequenas gotas d"'agua.

      •f. - Porqdc, cntao. a •hnva nao cac sempre em forma
de gotinhas d'agua?

     P. -— Porijnci as pcquenas gotas em sua queda vao se
reunindo umas as outras, e augFnentam assim de volume. A
<-hiiv;! c lanli) niais forte, (jnanto mais alia e a rcgiao donde ella
cae. Agora, uma pergunta: quern e capaz de me explicar a razao
])or que chove mais no tempo de calor?
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     A.—Eu sei, professor.
     P. — Fale, enlao, Laercio.
     A.—V porque, quando faz calor, a terra se aquece muito

e por isso a evaporagao e maior.
     p —Muito bem. Ora, quanto maior for a evaporagao,

maior porgao de vapor d'agua subira para o espago. Havendo

na atmosphera maior quamidade d'agua em estado gazoso, e
claro que quando ella voltar ao primitivo estado, isto e, ao. . .

     A. — Estado liquido.
     p _ ... maior porgao d'agua tombara sobre a terra. Eis

 porque, quando faz calor, as chuvas sao mais frequentes.
     ^._E' verdade que ha um apparelho que demonstra

 a quantidade de chuva que cae numa regiao?
      P. — Ha, sim. e chama-se udom-etro ou pluviometro.

 Consta dum viso cylindrico, fechado superiormente por uma
 lampa em forma de funil, com uma pequena abertura; o fundo
 do vaso esta em communicagao corn um tubo de vidro recur-
 vado. fixo a uma escala, indicando o nivel da agua da chuva

 que cahiu no reservatorio.



          QUESTOES GERAES

               PALESTRAS SOBRE ENSINO

         FAEAR COM 0 LAPIS. CONTINUACAO

     Toda educagao, em ultima analyse, resume-se no desen-
volvimento do pensamento e da expressao, devendo, porem, o
daquelle preceder ao desta.

     Pensamento, ja o sabeis. e a relagao entre ideas.
     0 eslimulo mais poderoso (jue pode reiceber uma crianga

para pensar corn clareza, e o da observagao directa de objectos
em suas relagoes; e o meio mais simples para elaborar pen-
samentos e poder exprimil-os corn o lapis, e o de executar
actos muito simples.

     Assim, o professor, para iniciar taes eixercicios, deve le-
vanlar, por exempio, um hloco, e perguntar: — "Que fiz? Di-
gam-m'o em suas lousas," mandando que os alumnos escre-
vam, como puderem, uma sentenga a respeito. Ou entao, sen-
tar-se-a em uma cadeira; levantar-se-a; con-era; rira; cantara;
apertara a mao a um alumno; tocara a cabega de outro; ba-
tera a mesa; tocara a campainha; apontara para o relogio,
executando, em summa, mil actos simples que os alumnos re-
gistarao nas respectivas lousas.

     Desta arte, nem so as expressoes de uso da crianga, como
outras muitissimas, offerecerao optimas opportunidades para
se mtroduzir no seu vocabulario abundantes palavras novas e

mesmo outras novas expressoes. Pelo mesmo processo podera
ser exercitada a crianga no uso das modificagoeis varias do
sujeito e do predicado, quer em palavras isoladas, quer em
phrases e sentences; nas preposigoes; nos adverbios, ao modifi-

car acgoes, como, por exempio andar devagar, correr depressa.
     Estes exeircicios oraes prestam-se tambem a exercicios es-

critos, utilizando-se o professor de objectos e principalmente
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de estampas, das quaes devera possuir uma collecgao, escolhida

em livros o jornaes illustrados.
     Dando uma estampa a cada alumno, fara que -cada um

escreva na lousa tudo quanto puder enxergar na que Ihe coube
descrever. Depois, outra, no dia seguinte, e mais outra, levando-

os a todos a tratarem de assumptos varies.
     Dispensar-se-a entao o maior cuidado ja em relacao as

letras maiusculas, ja quanto a pontuagao, ao comporem elles a

sentenga.
     Para attingir-se a este desiderando sera um bom processo

obrigal-os a escrever um grande numero de sentencas destaca-
das, ate que tcinham adquirido o habito de o fazerem correcta.

mente.
     Esta observacao julguei-a necessaria, porque ha professores

 que consentem que os sens alumnos escrevam paginas inteiras,
 sem delimitar as sentengas corn a devida pontuagao, ligando-as

 todas rapidamente corn a conjuncgao — e — o que e um pessimo

 habito.
      Isto se impede facilmente fazendo-os escreverem por per-

 guntas e respostas, groyocadas previamente.
      As estampas podem ser usadas de varios modos.
      Um bom processo para sua adopgao e escrever o professor,

 no quadro-negro, perguntas a ellas referentes, para methodizar
 o espirito dos alumnos na ordem das respostas. Ex.:

      —Que coisas veem na estampa?
      — Onde estao ellas?
      — Que estao fazendo?
      — Que pensam que vao fazer?
      — Quaes os nomes que desejam dar as pessoas e animaes

 das estampas?
      Os alumnos poderao nomeal-os a bel-prazer.
      Estas e muitas outras perguntas identicas servirao assim

 de estimulo a investigagao propria, pessoal, do alumno, quando
 elle ja souber por si so escrever correctamente sentengas destaca-

 das.
      Entao, o assumpto todo da estampa sera por elle descrito

 em forma de historia, de sua propria inventiva, o que ceirta-
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mciitc n.in >o ilic (Lira nm grandc |)razer. como uma firme

confianca na sna habilidadc.

      Df'sdc o i oliicco, pormi, e mister qnc scja exercitado a nar-

rar. ou no iim da li(;ao on no di;i segninle. mas em sua pro-

pna liiiguagcm. Indo o ijiic ler.

      Es|c cxen'icio, ao s."-r Irilo |>ostrriorm<'nlf por meiio da

(•-rrila. dcvcra obcdcccr ,i scgniifle ordem: lido inn rrcicho

.Mialqner. mandar a crianca escrcver. immediatamenie depois

<!a lii;Jo d( 'cilnra. lima sciilcin;;i do qne Icn on oiiviu ler: de-

(>ois. dnas: ires: i(i!;i(ro: c. filn.lnx^nic. !ndo de line puder

Irmlirar-se.

     0 nso dc olijfclos ,111 (--lampa- lornar-c-;; .i.ssiiii o nie-

r'or mcio dc i-xcrcilal-a a fnlar roni o Inpjs.

     (..alie aqni lima rajiida observacao sobrc o c.ii.-ino olqeclivo.

     To(!a a "xigciicia para forcar .1 crianca a \ .T Indo (|uanlo

o proles-or <'• ,-apa;/ dc \('.r niiiii ol»jcclo. on [i;ira dc^colirir

palavras (•siranlias. cotiio    oparo. [raiis()arcnic, Iraiislncldo.

(i<'\!vr! r|r.. <'. |;1o absnrda (jiici Ibe nao sei dar nm qnalifica-

l.'o a[)ro[iriad(>. Primeiro. |ior<)iic o fi!o dcssas licocs e |)rin-

< i;)alnicnlc cdncar ;' o|»s,-rvacao inlantil,, c dahi a innlilidadr

i),! cx.iircrada noiiK'ncIalnra: sognndo, porque a crianca. no ro-

tilero. vc m')i ponca roisa de cada objecto.

     Ol»ngal-a. ixns, a dc-rolirir o II!K' somciilc (• capa/ dc o

\:\w\- i.iin cs;)irilo madnro, c nm crro df ta] gravidadc ijnci so

ii ifr'onscn'iicia ped.-igogica [)odera rommeltel-o.

      A rcgra nnica a scgnir sera esia: collocar o objecio on a

''--tampa (•;ni i»rcs"n(,;a da crianca, dr modo (jiic ella a veja. es-

crcvcndo niiica!iicnl<' o qnc ]hc for [to.-sivcl nolar. Dcpoi-, (ior

Dcrgnnia- !»cm dirigidas. Icval-a a altcniar naijiiillo qnc Hie

csr;i[)oi] ,.') o!).scrvacao.

     0 prolcs.-or, dcvrra. |>ois. scguir os passo- niiinlinhos da

!'riaii(;a. r nao corrcr [)ara qnc ella Hie siga as rajiida' pas.-adas.

     E so assim e qne podera ronseguir descnvoivt'r nalnrai-

ifUnKc i- gradualmente o seu poder de observagao.

     Adoptado esle proccsso. corn o auxilio princi|)a!i'irnte de

[ir'idnctos natura<"s. mais seguramente podereis exercitar-lhe
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as faculdados de observagao. levando-a a acquisigao dos factos

elementares da sciencia.
     Espalhando, por exemplo. sobre um caixao corn terra se-

mentes de milho, feijao, laranja etc., e fazeaido-a acompanhar
attentamente a sua germinagao e desenvolvimento, despertar-
Ihei-eis a maior curiosidade, ao mesmo tempo que Ihe ensina-
reis a linguagem dum modo muito proveitoso.

     Plantas dentro da sala de aula, taes como arbustos, flo-
res etc., poderao tambem servir para licoes de coisas e de

linguagem.
     Espero viver ainda o tempo bastante para alcangar o

dia em que tanto a leiilura como a composigao serao ensina-
das pelo estimulo que inspiram os f actos produzidos por ob-
jectos naturaes, e que forrnarao a base segura do futuro co-

nhecimento de todas as scien'cias.
     Assim. deveis aproveitar todas as ligoes de coisaa como

 si fossem Lamhem de linguagem, pois a perfeigao da composi-
gao dependei profundamenie das primeiras desorigoes exactas

 de objectos.
     Seja, pois, esse o vosso fito, sem forgardes, todavia, nem

 sobrecarregardes o espirito de vossos alumnos.
     Todo o educador precisa ser tambem um bom conlador

 de historias, disse eu ja numa palestra anteinor.
     Por uma pratica constante, devera adquirir taes qualida-

 des de clareza, concisao, simplicidade, que ao ouvil-o. o alumno
 possa acompanhar todo o desenvolvimento da narrativa. sem
 deter-se na minima difficuldade.

     Como modelo.s optimos para essas ligoes, aconselho-vos
 os contos encantadores de Andersen, Grimm e Hebel.

      Depots de contados deverao reproduzil-os os alumnos, em
 sen estylo proprio, ou oralmente, ou por escrito, nas lousas.

      Resumindo, sao eistas, pois, as regras mais imporlantes a
 observar, para cada passo:

      Primeira — Verificar si o pensamento ja se acha no es-
 pirito do alumno, antes de se Ihe exigir que o exprima.

      Segunda — Nao Ihe permittir o trabalho negligente,
 nem que escreva palavras ou sentencas erradas.
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     Para evital-o, basta que o professor ande, durante o exer-
cicio, peio meio das carteiras dos alumnos, afim de poder
observar de perto o que fazem, e apagar immediatamente
cada erro commettido, mandando-os escreverem de novo, mais

ou itienos nesles termos:—Estou satisfedto por ver que voce
esta enxergando muita coisa da estampa; voce nao esta ven-
do bem; olhe corn attengao; tenha muito cuidado ao escrever
la I palavra etc.

     lerceira — Fazer quci os alumnos leiam nao somente
tudo o que escrevem, mas lambem composigoes feitas por

outrem.
     Estes exercicios de redacgao poderao ser ja escritos a tin-

ta. uma vez que a crianga ja saiba bem manejar a penna.
     Adoptado rigorosamente este piano para o falar corn o

lapis, posso garantir-vos, em nome da minha experiencia, que
todias as criangas, mesmo aquellas de menor intelligencia, po-
derao ficar escrevendo, dentro de tres annos, correcta e rapi-
damente. paginas e paginas de l)om inglez. E o que mais
importa, chegarao a falar corn o lapis corn o mesmo prazer
corn que falam corn a lingua.

     0 resultado. maior. porem. e (pie a todos estes sobreleva
em imporlancia. e o gran immense que attingirao no poder
de pensar.

                    EDUCACAO CIVICA

                    ID£A DE PATRIA

     0 ensino de Educagao Civica e muito difficil. E' tambem
muito importante, por isso o professor precisa veneer todas as
difficuldades que possam prejudicar o ensinamento dessa disci-
plina, prestando assim um grande servigo a Patria. As crian-
gas - - "flores em botao. anjos tombados do ceo, por um des-
cuido do Creador," tabernaculo sagrado, onde a Patria deposita
todas as suas mais caras esperangas, devem ser mui bem edu-
cadas nas escolas. A Educagao Civica "e o alieerce de toda a
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construcgao nacional, a divisa, o lemma, o grito de combate,
a convicgao de todos quantos quizerem se desempenhar do sa-
grado onus de bem servir esta Patna amiada."

     Devemos iniciar o ensino civico, pela idea de Patria. Nossa
Patria nao e somente este vastissimo territorio, que occupa quasi
toda a America Meridional, onde se eirguem montanhas alterosas
e correm rios caudalosos; nao e somente o Atlantico "verde

e bravio" que banha a nossa immensa oosta.
     Nem tampouco eu vejo a Patria reflectida em nosso ceo

sempre azul, coberta de ouro e pedrarias de nossas minas, tendo
seu manto salpicado pelas brilhantes estrellas das nossas bel-
lissimas constellagoes. Ella e mais do que essa deusa radiante
 de belleza, tao decantada pelos nossos poetas, que vive e pal-
pita coin toda a pujanga, vagueia pelas nossas gigantescas e
 frondosas florestas, alknenta^se das nossas .saborosas frutas,
 bebe a pura e crystallina agua dos nossos regatos limpidos e
 marulhosos, ouve o canto suave das nossas aves de ricas pluma-
 gens e adormece embalada pela aragem fresca e perfumada
 que purifica o ar. A Patria deve ir alem. Ella e a nossa casa,
 a nossa familia. "A Patria e a nossa mae, e nos e que a
 creamos. Sem ella, nao existiriamos. Sem nos, ella succum-
 biria. Nos a fazemos grande ou pequena, nobre ou humilde,
 victoriosa ou vencida. feliz ou desgragada, tudo ou nada.''

      Para darmos, pois, uma idea perfeita de Patria, as criangas,
 devemos invocar-lhes a propria casa, o bom pae, a santa mae,
 os caros irmaosinhos. Figuremo-lhes um assalto em nossa casa,
 por uma horda de bandidos. Pintemo-lhes corn vivas cores os
 lion-ores desse terrivel quadro. Fagamol-as compreender a
 grandeza da palavra mde, o valor da palavra pae. Procuremos
 despertar em sua alma pura, todos os sentimentos nobres que
 devem dedicar a familia. Precisamos mostrar-lhes quaes os
 seus deveres relatives a lamilia; corno devem proceder nos dias
 de alegria, de paz, e nas horas de dor e de luto.

      Devemos ler as criangas pequenas historias que desperlem
 em seu coragao o respeito e.a obediencia aos paes.

      Uma vez que os alumnos. tenham uma compreensao elara
 dos seus deveres como filhos, o professor, para dar-lhes uma
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idea dc Palna. para in;'iilif-Ilics na alma o amor pela terra
ondc na-cc.ram, nada mais tet-a a I'a./.er do que comparar o lar
c a faiTulia corn csic maravillioso Hrasil c para elle pedir o
mesmo aiiior. o incsmo affecto qnc a casa, aos paes e aos
irnaos ilcdicam. ijiicr sobrc ellc jiaire sereno e ufano o
;m(o da [)a7. on sc (lesencadcie o demon io da guerra
com [oda a sna coEiortc dc sangnc. pcsic, lomc. Into e
dor. Siga o professor o mclhodo com])arativo; lome por l»ase
a ca-a c a familia., c dalii siirgira a idea perfcila de Patria.

     Na,) cs()iicca de |t"-r a riassc hislorias <]os ft-itos hcroi-os
pralicaiios j);-!-.-. liravos brasileiros (iurantc, as guerras. Edu-
qnetnos as crianc;'-. flinijin-mos o ]>ovo brasilriro. |)0!-(iue nm
[»ovo cilucado <'• nin [»ii\'o rico. livrc c forl".

     Os imincros nnnc;i dcvrrai.) ser eslndados 'eparadameiile
dir.na qneslao pratica.  A's rijss.^ dp prinieira matricula os
problrmas scrao dadus oralmcnic c coin aprescntacoes objecti-
vas, ahm dc inic o., aininnos rclacionem. associcm as ideas de
nnnicri.'s de o!»jcclos a dc immero alislraclo. 0 desenho
lainiicm consliinc 11111 anxiliar indispensavel aos primeiros pro-
Idemas ariliiincli<'os. c dcvcra ser applicado por meio de illus-
tragocs ':nais sini[)les possivcis.

     E' uma i|ueslao de indiscutivel valor pedagogico que as
primeiras aulas de problcmas devem ser directas. Todo o tra-
balho menial sera fcilo pclos aluninos. cabendo ao professor
|)rovocar c dirigir as aclividadcs naluraes dos mesmos. desen-
volvendo assim seu raciocinio e conduzindo-os a descobrir as
verdades desejadas.

     Coin cslas ligeira.s considcracoes, veimos (me o verdadeiro
ensino de problemas arilhmeticos nao e aquelle que ".mosira"
suas resolugoes, mas o que estimula os alumnos a "des-
cohril-as."
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     Na realizagao duma aula de problemas, a secgao de alum-
nos sera encaminhada ao quadro-negro, e todo o trabalho me-
eanico (desenhos e escrituragao dos numeros) deve ser feito

pelo professor.

                     AULA PRATICA

        PARA A SECgAO B DO PR1MEIRO ANNO PRIMARIO

              OCCUPA^OES AS SECCOES A, C E D

     Prof.—(A's secgoes.) A, desenho livre corn tornos. Se-
 ccoea C e D, completar as sentengas que estao no quadro-negro,
 a direita. Secgao B, venha ao quadro-negro, a esquerda.

                   HISTORIETA ILLUSTRADA

     Prof. — (Depois de desenhar no quadro-negro quatro pen-

 cos, corn seis laranjas coda uma, conta a seccao a segumte

 historieta.)
      Domingo passado, fui visitar um meu amigo. Depois de

 palestrarmos sobre diversos as'sumptos, elle convidou-me para
 dar um passeio em sua chacara. Que bello pomar, tive o
 prazer de apreciar! As laranjeiras estavam carregadas de ma-
 duros frutos. Ao despedir-me, o bom amigo teve a gentileza
 de offerecer-me algumas pencas de laranjas.

        ASSOCIA^AO DA IDEA DE NUMERO DE OBJECTOS
                 AO REAL NUMERO ABSTRACTO

      Prof. — (A' secgao.) Quern sera capaz de dizer quantas
  pencas de laranjas eu ganhei? Diga voce, B.

      B—0 professor ganhou quatro pencas de laranjas.
      Prof. — Muito bem, B. (Faz o algari&mo qucctro no qua-

  dro-negro.) Vamos ver quern sabe o nome deste signalzinho?

      C. — Esse signaizmho chama-se quatro.
       Prof.—Bravo, C! (A' secgao.) E quern sera capaz de

  dizer-me o que este quatro (apontando o numero) repreaeota?

       (A, B, C, D etc., dao signal.)
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      Prof. — Diga voce, D.

      D. — Esse quatro representa o numero de pencas de la-

 ranjas que o professor ganhou.

      Prof.—Muito bem, D. (A' secgao.) E quantas laranjas

 havia em cada penca?

      L. — Em cada penca, havia sets laranjas.

      Prof. — Isso mesmo, L. (Escreve no quadro o numero

 seis.} Quern de voces sabe o nome deste outro signalzinho?

 (Toda a secgao da o signal.)

      Prof.—(Escolhendo o alurnno mais fraco da secgao.) 0

 M vae falar.

     M. — Esse signalzinho charna-se seis.

      Prof.— (A' secgao.) E quern sabe o que representa este

 (apontando o algarisrno) seis?

      B- — Esse seis representa quantas laranjas tinha cada

 penca.

                   APPELLO AO RACIOCINIO

     Prof.— (Recapitulando e apontando os numeros). Entao,

eu ganhei quatro pencas de laranjas e cada penca tinha seis

 laranjas,  (A' secgao.) Quero ver quern de voces sera capaz

de descobrir o que eu agora desejo saber neste probleona.

     A. —•O professor quer saber quantas laranjas ganhou.

                  A OPERA(;AO ARITHMETICA

     (Todo o trabalho mental sera feito pelos alumnos. limi-

tando-se o professor ao trabalho mecanico.)

     Prof.—fA' secgao.) E para eu saber quantas laranjas

ganhei, que continha tenho do fazer?

     ^- — 0 professor tern de fazer urna contmha de vezes.

     Prof. — Muito bem, N. (Escreve no quadro-negro.) 6X4.

Quern quer ajudar-me a fazer esta continha?

     (Os alumnos dao signal.)

     Prof. — 0 M vae ajudar-rne.

     ^- — Seis quatro sao vinte e quatro.
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     prof.— (Depois de. escrever 24.) Entao (apontando o nu-
mero) estes vinte e quatro, o que representam?

     H.— Esses vinte e quatro representarn quantas laranjas

o professor ganhou.
     Pro/.— Muito bem, H. (Desenha no quadro urna cesta

cum laranjas.) Estou satisfeito corn meus alumnos. Agora

vamos guardar as vinte e quatro laranjas nesta cesta, e na pro-
xima aula de numeros, eu contarei a voces o que fiz corn ellas.

     Na aula seguinte o professor contmuara a histoneta e
contara aos alurnnos que daquellas laranjas chupou tantas ou
 repartiu-as por tres meninos; emfim, fara a decornposigao do

 numero 24.                              .    .,
     0 ensino de problemas, assirn feito, e muito util, porque,

 simultaneamente, os alumnos adquirem os conhecimentos neces-
 sarios sobre as operagoes numericas fundamentaes.

                                    Evilasio A. de Souza.

                    24 DE FEVEREIRO

    •No tempo ern que a Inglaterra era governada pelo filho
de Henrique II, Ricardo Coragao de Leao (1199) mdo este
tornar parte na terceira cruzada, deixou seu irmao, Joao Sem

Terra, governando o reino.
     Mas, como fosse elle, um individuo cruel, Felippe Au-

gusto Ihe declarou guei-ra, vencendo-o, ern 1214.
     Quando vencido entrou Joao Sern Terra ern sua Ima, os

ba-oes inglezes obrigaram-n-o a assignar a Magna Carta lei
 em que se especificavam os direitos inviolaveis dos subditos,

e que influiu no regimen parlamentar.
     A Magna Catta concedia habeas.corpus, resultando dahl

 o jury etc.                                 i          T i
   0 grande conselho, que se reunia annualmente na Ingla-

 terra, comegou a chamar-se Parlamento.
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              Era iormado. ate 12r>5. somenie do cicro e nobreza; desta

|        d.il.i r'n dcanic a burgnezia tevc os sens rcjircscmtantcs e dahi,

'        dra'- ••aniar.i-: ;i do. lords :• a do-, cmninuns.

              0 podcr <los baroe- abrangen c absorvcn o poder feudal

        que havia allingido ;i siiprema elevagao.

              0 esj»irito de nacionalidade das classes inferiores cresceu.

              E o i.ovo. dc.rrnliar.do ;i H^liUm. tornou-sc soberano.

              Da Kevolugao Franceza (1789) surgiu o prirneiro esbogo

        •I-' -.^liln.,;,,,,: l.ihcrdade! S^uahladc' Fralernidadc!

              \ idea ,lc liberdade, como ujna grande onda. no Velho

        JVlnnJo. Icvan.ou-sc e vein <iuel.rar.se nas verdes plagas ameri-

        canas. (1777.)

              !•- I'm;; \;-\.- a.'-a^in. jlr;i\ r,-,.;iin!i> o. marc-,. M.!|| !)(-ij;(r

        dotcinclUe as risonhas praias do Brasil.

              A anror.-i -.irgin ro:,,.;,, ..ml.alando cm placidos .onhos uma

        l11''1''*^"'!'' i'.'iri.-ios no.sos; mas o ro.iclcr dessa aurora rapida-

        mfntc Iranslormou-se em sanoiie.

              E a irisic noil,. ,),. .•;«|;iC;)|..o •• dc-ierro, no self Ingnbre

        nian!o dc ci-epe negro, cnvolvcn os martyres.

             A noilc pas.soii.

             Mas. no dia seguinte, a divina Palria independente (7 de

        sclrmbro dr 1822) forma a Asscmblea Constilniiile, a pedido de

        Congalvos IA'(|O.

             Nova (ie'cepgao.

             A A.semblea e dispcrsada a patas dr ...ivallo c a coronhas

        de espmgardas, por ordem do imperador Pedro I, que procura

       ilhidir o povo corn a Carta de 1824, expressao da sua vontade

       unica.

             Em 1834 foi promulgado o Ado Addicional e o segundo

       irnperado,- tenta de novo ageital-o ao govemo absoluto.

             Qua I immense tcrrcmolo. as revolucoes abalaram o uaiz
       ate !848.                              J                    '

            Mas, derramando o sangue brasileiro, nao conseguiu

       Pedro- 11 apagar a explosao patriotica.
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           0 assassinate de Nunes Machado, forgando a uma suh-
^    missao apparente, embalou em doce somno o velho monarcha.

            E, "daquelle engano d'alma que a fortuna nao deixa
       durar muito," despeirtou o imperador ouvindo o grande ruido

       do desmoronar do scu throno.
            0 povo, entregue a si mesmo, corre alegremente as urnas

       e, cheio de emogao patriotica, ouve de pe, no velho paco,
       transformado em amphitheatro, a solemne leitura da sua bella

       e amada Constituicao Federal.



LITERATURA INFANTIL

No dorso azul da serra, que desli/a
numa curva macia, uma palmeira
ergue-se ao ceo, esbelta e altaneira,
as palmas verdes abanando a hrisa.

A's vezes, o granizo a martyriza,
rendilhando-lhe a crespa cabelleira . .
Outras, sorri ao sol, palpita inteira,
na embriaguez de luz que a diviniza . .

E quando o veo da noite vein cahindo
pelas grota's profundas, pelo mbnte,
no leito azul e vasto do horizonte

ella adormece, extatica, sorrindo . . .
sereina, erguida como uma bandeira
na immensa terra virgem brasileira.

J. 0. GRA^A.

              A ASSEMBL6A DOS ANIMAES

     Certo dia surgiu entre os animaes uma discussao apaixo-
nada, para se saber, duma vez; para sempre, a quern caberia
o veirdadeiro titulo de rei dos animaes.               .

     Para liquidar em definitive esta questao, propoz o cavallo:
—fagamos uma assemblea e consultemos o homem; elle, nao
sendo parte interessada, deve julgar corn imparcialidade e -jus-
tiga. — Mas, observou a toupeira, tera o homem bastante inte]-
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ligencia para isso? 0 julgamento e difficil e exigei grande ta-

lento e perspicacia do juiz.
     E o homem foi tornado como juiz na memoravel assemblea.

     —Uma palavra!—disse o leao—antes que pronuncies
a sentenga. Qual e o criterio, ou segundo que regra, 6 homem,
pretendes fixar a escala do nosso merito?

     — Segundo que regra?! Nada mais facil: conforme a mai-
or ou melhor utilidade que obtenha de vossos servigos.

     —Ora, muito obrigado! exclamou o leiao offendido. Isso
nao e justo. Nesse .caso, quantos graus abaixo do burro eu serei
collooado? A tua regra e absurda; tu nao podes ser juiz, 6
homem. Abandona a assemblea! Fora! fora . . . fzau! . . .

     0 homern, deante de tarnanha confusao, retirou-se.
     — Entao? Que dizia eu, observou maliciosarnente a tou-

peira. Bern ves, 6 cavallo, que o homem nao se presta para nosso
juiz.

     —E' verdadei, bem que te apoiamos! sustentaram o por-
co-espinho e o macaco. 0 leao concordou comnosco!

     — Mas, corn melhores razoes, respondeu o leao, dirigindo-
Ihes um olhar de desprezo, e accrescentou:

     — Pensando bem, rneus amigos, esta questao nao me in-
teressa absolutamente. Que voces me considerem como o mais
 irnportante, para mim e o rnesrno. Eu me conhego, e isto me
basta. Cada um vale o que e.

     Em seguida, retirou-se da assemblea.
      0 enorme elephante, pensando da mesma forma, retirou-

 se egualmente. 0 mesmo fizeram o tigre astuto e cruel, o grave
urso, o lobo prudente e o nobre cavallo, todos, emfim, que ti-
nham algum merito, ou, pelo menos, suppunham tel-o.

     Os ultimos a sair, e os que mais protestaram contra a
 dissolugao da assemblea, foram o macaco e o burro.
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                  OS CONSELHOS DO VOVO

       Todas as noites, apos o jantar, na varanda vasta e illu-
 minada por uma luz rosea e baga, que se coava atraves dum
 grande quebra-luz de seda, o vovo, rodeado dos netinhos loiros,
 contava-lbes historias de fadas, principes, bruxas, animaes que
 falavam e palacios encantados, que eram ouvidas religiosamente
 pela criangada infatigavel.

      0 paciente velho, conhecedor do mundo e de sua gente,
 sempre que se Ihe apresentava uma opportunidade no decorrer
 de suas fantasticas narragoes, nao perdia o feliz enseijo de dar
 aos netmhos alguns conselhos que Ihes servissem de guia na
 vida.

      Assim, uma noite, quando finalizava a historia do Prin-
 cipe das Esmeraldas, tendo toda a attengao das criangas presa
 as suas palavras, foi Ihes falando:

      — E foi por causa de possuir tao feios defeitos, tao maus
 habitos, meus queridos, que o jovem principe, ao subir os de-
 graus do throno, ja era antipathizado pelo seu povo, que nelle
 via nao o monarcha bondoso e culto, mas o hypocrita mau
 e ignorante. Por isso, meus pequenos, si quizerem triumphar
 na vida, nao sejam como o principe. Fujam de todas as pessoas
 parecidas corn elle.

      Ellas sao falsas, so nos desejam o mal. E para que voces
 nao se paregam corn o principe, sejam modestos, nao procu-
 rem externar corn palavras o seu valor. Quando conversarem,
nao o fagam corn palavras estudadas, corn fingida affectagao,
procurando revelar um preparo intellectual que nao possuem.
Isto e ser ridicule, e ser ignorante. Nunca, quando palestrarem,
falem sobre os seus meritos pessoaes; e ser fastidioso; e ser
massante.

     Fujam, pois, meus adorados netinhos, dos maneirosos, pal-
radores, bajuladores, dos affectados nos gestos, no falar e no •
proceder. Sao caracteristicos dos hypocritas, dos mentirosos,
dos ignorantes, daquelles emfim, que sob a falsa apparehcia de
gentlemen, sao verdadeiros satanazes.
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            0 PRANTO DA FURNA
Qual um monstro que erguesse o vulto ao infinito,
Bronca e prodigiosa, a caverna ampla e vedra
Ergue o seu arca'bougo enorme que o granito
Reveste de armadura e inteiramente empedra.

No seu rigido dorso escarpado e maldito,
A flor nao desabrocha e a semente nao medra,
Apenas pela escarpa um pranto indefinito
Corre perpetuamente entre os lisins da pedra.

 Lagrimas de uma angustia empedernida e muda,
 Pranto de estalactite e nao corrente d'agua:
 Um pranto de crystal que em pedra se transmuda.

 Sorte descommunal coube a negra cafurna,
 Que nem pode chorar a sua longa magua
 E nem mostrar aos ceos a sua dor soturna!

                                    CESAR GODOY.

                         UJC1ANO
     Num logarejo em que a populagao inteira vivia do tra-

balho das minas, havia uma familia cujo chefe tinha morndo,

victima de sua dedicagao.
     Luciano era o unico arrimo da mae enferma e de duas ir-

masinhas. Tinha aponas quatorze annos. Seus bragos ainda

eram fracos; seu salario, insignificante.
     Mas o seu coragao ardente, a sua coragem e a sua mtelli-

gencia suppriam admiravelmente o que Ihe faltava em edade

e forga physica.
     0 comprimento das mechas usadas nas minas atrazava

muitas vezes as operagoes. Luciano imaginou encurtal-as. Au-

dacioso, contando corn a sua agilidade da serpente, escorregava
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 pelas galenas e sahia a correr, deixando o fogo ardendo no
 logar determinado. Cada expedigao deste genero Ihe dava uma
 boa paga, e altivo e contente, corria o bom, filho a leval-a

 para amparar os seus.
     E a pobre mae, feliz pela dedicagao heroica do filho,

 ainda tremula pelo perigo, confundia-se em lagrimas e sorri-
 sos, bengams e receio's.

     Um dia, apos tres semanas de preparatives, iam despeda-
 gar duma .so vez um immenso bloco de pedras superpostas.

     Muitos barris de polvora foram collocados na escavagao.
 A mecha curtinha, a mecha de Luciano esta prompta.

     Nunca o jovem tinha visto preparo egual.
     Desliza, tremulo, entre as asperezas que Ihe rasgam

 as veste's, ensanguentam as maos e ^te o rosto; atea o fogo.
Volta, offegante, para junto de seus companheiros que, immoveis,
attentos, esperam, ao abrigo, a explosao.

     Neste momento de suprema e indizivel angustia, um ca-
lafrio percorre-lhes o corpo; um grito rouco sae desses peitos
masculos: ao longe, uma icarruagem puxada por fogosos ca-
vallos adiantava-se rapidamente. . . Que desastre vao presenciar!

     Luciano compreende o perigo; reconhece o vehiculo; e
do proprietario das minas, que vem, corn a mulher e os filhos,
visitar os trabalhos . . .

     Rapido como um raio, escorrega de novo pelo declive
abaixo, e chega quando o fogo ia atlingir o primeiro rastilho
dei polvora.

     Corn a mao firme, o mocinho retira a mecha e apaga o
fogo. Tremendo de sua propria coragem, apparece a entrada
da mina, pallido e cambaleando . . .

     Neste instante o carro, 'cujo cocheiro nada compreendera
dos signaes de aviso, cheigava tambem junto dos operarios.

     Uma hora mais tarde a mae de Luciano, a pobre viuva via,
medrosa, uma bella carruagem parar-lhe a porta.

     0 seu primeiro pensamento foi Luciano, e uma vertigem a
fazia cair nos bragos das filhas.

     Uma voz alegre, carinhosa, animadora, a despertou.
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     —Mamae, mamae, repetia o mocinho, todo em rasgoes

e coberto de p6.                        ,   . i      J.
     Abragada ao filho, mas nao podendo ainda acreditar a

mae afastou-o e olhando-o bem, murmurou, como delirando:

—E' Luciano! Vivo! Vivo!
     No limiar da porta a generosa familia contemplava em

silencio esta soena enternecedora de amor matemo e filial.
     — Para recompensar vosso filbo, disse o dono das mmas,

asseguro a manutengao de vossa familia.
     Trabalhae, meu filho, mas nao exponhaes nunca mais a

vossa vida, como ate hoje fizestes.
     Do future de Luciano eu vou cuidar, como meu dever, mas,

 6 mae afortunada em possuir tal thesouro, conlinuae a educal-o,

 pois e um heroe o vosso filho.

               LENDA DAS ANDORINHAS
     Na Judea, em pleno campo, cheio de sol, brincava o Me-

nino Jesus. Corn as suas maozinhas de bondade e amor entre-
tinha-se em amassar o barro e fazer passarmhos de asas abertas,
como si estivessem prestes a desferir o voo. A' medida que fazia,

ia-os collocando ao lado.
     Um phariseu que passava, inlerpellou-o:
     — Que fazeis ahi, menino?
     E corn o pe, brutal, quiz esmigalhar os passarinhos. Jesus,

porem, percebeu a tempo a sua ma intengao e, batendo as maos,
fez corn que os passarinhos voassem para o alem.

     Tinham nascido as andorinhas.
     Pousaram no tecto da casa de Jesus, e do mesmo barro

 de que tinham sido feitas fizeram os seus nmhos.
     Viviam entao livres, respeitadas e amadas; a sua presenga

 indicava felicidade.
     Muito tempo depois, quando o Menino Deus tomou-se

 homem e seguiu o Golgotha, as andorinhas o acompanharam.
     Voaram reunidas, tristemente, langando por todo o ca-

 minbo gritos de dor.
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     0 Mestre, o sou creador, todo bondade e amor, ia morrer;
sobre a sua face livida o sangue misturava-se as lagrimas.

     As andorinlias eiiilao aproximaram-se da cruz, e movidas
por um so pcnsamcnto, comccaram, com seus biquinhos, a re-
tirar, um a nm, todos os espinhos da coroa que tanto maguava
a frolic do sen amado Jesus.

     ... E Christo liaixandu os ollios para a Virgem Maria,
enlregou a alma Eiranca c immaculada.

     0 ceo nnblou-se c as andorinhas gcmeram, voando e re-
voando so!)re a 'crnz.

     Dcsdc cnlao as snas asas lomaram aquelle manto de. Into
qu" nnnca mais dciixaram .. .

                                                   (TOLSTOI)
                                                              ,1'

      Um pobre liomcitii loi pcdir csmola a casa dum rico
 senhor. Esic, mnilo avarcnio. nao Ihe deu nada.

      -- Saia daqni! dissc-llie o rico.
      Mas, o pobn; n;io sc rcliron.
      0 rn-o a!iorrccrii--,c coiii a insislciicia do pol)re e, pcgando

nuina pcdra, aliron-lhc coin ella.
      0 pobre ajianhon ;i prdra. aperioii-a de encontro ao

peilo, e dissc:
     - I-lci dc gnanl.ii-a. orgnilio-o •• laino senlior, ate qne

por minha vc/. ih'a atirc taniljcin!
     Passon innilo icnipo . . .
     0 riro, <lnma Irila, |)raticon nnia ari;;"io m;'i, dc (jiic a so-

cicdadc ]!ic [icidiu sevcras conlas. e. di/-'pojado dc ([iianio tinha,
foi cnccrrado nnnia pri'-ao.

     Vcndo-o lao iinmilhado. o jiobrc rlicgou-se a elle, tirou a
pedra de junto do peilo c !(•/. inengao di' lii'a alirar; mas. ri-'-
fleclindo, dcixon-a cair no cilao, c dissc:

     -—Foi inulil ler gnardado esia (x'dra lanio lernpo. Qnando
elle era nco r [lodcroso. tf'nii.i-o; agora. coni|)a(leco-me (!clle;
o sen c^lado ransa-inc lii.^lima r do...
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     CONSELHOS

Menino, ja tens edade,
E tambem emend imento,
Para dar utilidade
A teu juvenil talento.

Si agora o tempo tu passas
Em brinquedo e travessUra,
Que e de prever que tu fagas
Em tua vida futura?

Viste um cego caminhando
Sem ter um guia, ou bordao,
Como hesita, e vae tacteando,
Immerso em triste afflicgao?

Tera sorte parecida
 Quern nao quizer aprender,
 Pois anda as cegas, na vida,
 Sem as luzes do saber.

 Como o sino, que nao soa,
 Como a lampada sem luz,
 De que vale uma pessoa,
 Que nada de util produz?

 Onde existem, ja te digo,
 Luz e som, e vida, e tudo,
 E' nos livros, caro amigo,
 E' no trabalhd, e no estudo.
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                   0 JARDIM DA VOV6

                             XI

     —• Olhe, vovo, que linda rosa! Sera que as outras partes
da roseira nao tern inveja da sua forma, do sou colorido, do
seu perfume? Eu nao gostaria, por exempio, de ser a raiz.

     — Porque, meu amor?
     — Embaixo da terra a coiladinha, calcada e desprezada! . . .
     — Vamos perguntar as diversas partes da roseira si es-

tao contentes corn a sua sorte?
     —Vamos, sim!
     — Comece, entao, pelas raizes.
     — Raizes, voces nao se cansam de viver sempre no es-

curo? Assim, occultas embaixo da terra, voces nao veem nada
nem sao vistas! Voces nao se aborrecem da vida que levam?

     — Por certo que nao. Nao .temos tempo para nos enfadar.
Temos orgulho do nosso trabalho. Procuramos desempemhar
bem direitinho a tarefa que nos e confiada. Nao nos resta tempo
para descontentamentos. Da terra fofa e humida precisamos
tirar succos nutritivos para cada uma das partes da planta.
Para os caules, uma especie; para as folhas, outra; e para as
nossas lindas flores, ainda outra.

     — E voces, hastes? Tao desgraciosas, nao tern inveja da
belleza das rosas?

     —Nem um pouco! Corn certeza, estamos tao occupadas,
que nao temos tempo para observar a nossa apparencia.

     —Occupadas? Que estao fazendo?
     — Levando a seiva da raiz as folhas e as flores.
     — As folhas eu sei que se entristecem, quando oomparam

o colorido vivo das rosas corn a sua cor sombria e triste. Nao
e veirdade, folhinhas?

     —Absolutamente, nao! A nossa cor, pouco nos interessa.
Nossa unica preoccupagao e receber a luz do sol e o ar fresco
da manlia, para que possamos abundantemente dar vida as
nossas bellas rosas.
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     Inclinando-se para a rosa, perguntou Lulu: — E voce, rosa,
do que mais se orgulha: das suas rubras petalas avelludadas,
do seu coragao dourado, da sua forma encantadora, ou do seu
perfume inebriante?

     — Nada disto me enthusiasma e mei orgulha tanto, como
a amizade dos meus bons amigos e companheiros — o caule,
as raizes, as folhas e ... o sol!

            RUY BARBOSA

Era de vel-o, corn sobranceria,
Armas tergando, corn ardor, na liga,
Forte contra a oppressao e a tyrannia,
Ja do Direito em prol, ja da Justiga.

Ninguem Ihe foi maior na intelligencia
Corn que o mundo assombrou, a Patria honrando,
Nem houve ja maior omnisciencia
Em toda a longa vida fulgurando.

Nem outro verbo algou tao eloquente,
Cyclopico, vibrante, formidavel!
Ha de o Brasil pranteal-o etemamente,
Lamentando-lhe a perda irreparavel.

Salve, Ruy! Grande, excelso patriota,
Indefesso campeao da liberdade!
Sempre trilhaste luminosa rota
A' conquista do Bern e da Verdade!

                          LAFAYETTE PEREIRA.



METHODOLOGIA

                  PROCESSO EDUCAT1VO

  OBJECTIVO ENCONTRADO NA NATUREZA DA VIDA

                                (A. TOMPKINS.—Trad.)

                        {Continucdcdo)

     A luta heroica, ideal da vida, e revelada na literatura em
sua forma mais perfeita. De facto, toda literatura retrata a
alma resurgindo da morte a vida — do "ser morto as coisas
mais elevadas." A "Ave Aquatica," de Bryant, apresenta a alma
erguendo-se acima dos desapontamentos e perplexidades da vida
a serenidade da fe numa Providencia guiadora. A alma acha-se
abatida, o que significa morte. Precisa voltar a vida nova; e
consegue-o pela fe numa Providencia que tudo dirige.

     0 heroe Donald Grant, no romance de George Me. Donald,
ve sua vida ameagada pela disillusao no amor. Elle sustenta
corn successo o "conflicto irrepressivel," offerecendo um typo
verdadeiro de luta pela vida. Nao uma luta corn alguma forma
positiva de peccado — mas fazendo appello ao seu sentimento
de virilidade, afim de ganhar a victoria sobre as tribulagoes da
vida. Em vez de morte houve mais vida, e uma renovagao di-
vina, tal como acontece a todo o homem que estimula seu or-
gulho de valor e vence na hora da prova. "A cura dum mal,
nao e nem mais nem menos do que mais vida," e Donald Grant
fortaleceu a sua corn todos os pensamentos e sensagoes de sua
vida passada e prophecias da vida futura — tudo que tinha
sido, tudo que esperava ser — como deve fazer todo o man-
cebo que triumpha sobre os peccados e males; e feliz sera aquelle
cuja riqueza e plenitude de vida espiritual o cohduzam sobre os
parceis e as vagas da sua iniciada viagem.
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     Foi assim que Ralpho, no "Mestre Caipira," lutou tao bem. 3>
Nas silenciosas e vagas boras da noite, elle chama em seu au-
xilio todos os sentimentos nobres do coragao — elle recorda-se
das palavras de sua mae, das velhas historias biblicas, das as-
piragoes da sua juventude a nobreza de espirito, das solemnes
resolugoes de mais fidelidade ao seu ser, da visao do valor su-
premo dum caracter verdadeiro, da "memoria dum cansado
viajante camponez galileo, tendo fome e somno, tentado, expe-
rimentado como os outros homens, mas ganhando uma estranha
victoria divina, por meio da qual tudo de mal desapparecia a
sua approximagao." Todos os anjos da memoria vem em ban-
dos ao seu auxilio, e a victoria coroou a luta; e nao somente vi-
ctoria, "mas, o que e melhor, forga." Foi uma verdadeira, ter-
rivel luta as escuras, pela victoria do melhor.

     Foi o espirito lutando corn a carne; a batalha que toda
pessoa bem dotada precisa empenhar, e a victoria que toda
alma deve veneer — a victoria da alma sobre as tribulagoes
da vida.

     Esta e a batalha typica da vida; a alma lutando ao es-
timulo do seu valor, reforgada pela reuniao de todos os pensa-
mentos e sentimentos nobres que sempre emocionam a mente

e o ooragao.
     Nao se deve suppor que o homem esteja sempre lutando

corn a serpente do peccado. Elle pode achar-se livre de todas as
formas communs de paixoes e appetites; as tentagoes mas po-
derao nao ter poder sobre elle; mesmo assim, e preciso esforgo
para elevar-se a imagem mais perfeita de homem. Elle precisa
ainda lutar para tornar-se mais do que e.

     0 mancebo nao precisa simplesmente tratar de resistir
aquillo que o ataca, mas revestir-se de energia para en-
frentar os mais altos direitos que a vida tern sobre si. A vida
nao e simplesmente a ausencia da pratica do mal; ella e esforco
nobre. Nao devemos julgar que o homem nunca se ache no erro,
mas que elle se encontre sempre dignamente correcto. Seja qual
for a forma em que apparecer a luta, sua natureza e a mesma;
e produzida pela aspiragao da alma para attingir o seu fim di-
vinamente destinado, o que satisfactoriamente consegue, estimu-
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lando consciciu-iosamente a aspiragao por nm reconhecimento

mais profundo de valor pessoal e reforgando-a por um impeto

mais perfeito dei vida espiritual.

     Ate aqui, parece que o objective real do ensino e tornar o

mancebo vehementemeiile sensivci ao valor da alma e a ins-

pirar-lhc um deisejo por aquillo que ha de melhor, mais ver-

dadeiro c mais beillo na vida; tornal-o perfeitamente consciente

da natureza da Inta que o vem perturbar, e preparal-o para a

victoria, emocionando-lhe a mente corn pensamentos grandes

e generosos, e o coragao corn sentimentos nobres c inspirados;

franqucando-llie todas as grandcs vias do pensamenio humano

e lornando-o reconlieccdor da liarmonia mundial; por meio de

tudo que proporcionc tom, vigor e foiga a vida; [)or meio de tudo

que tornc a correnie calma da vida perfeila c forte, para que

haja inn relorgo capaz de agir na bora do ataque e anjos da

memona para forlalecel-o e' consolal-o nos cuidados c cncargos

da vida.

     Ma-, o verdadeiro olqeclivo deve ser mais perfeitamente

revelado oijscrvando — A vida como um processo exterior,

                                              (Continua.)

- — —«CTB> 4> <B»— -



EDUC^CAO PHY51CA

J6GOS ESCOLARES

                    PASSES DE B6LAS

     A variagao na formatura dos alumnos e no modo de pas-
sar a bola, fara um jogo velho parecer novo, despertando assim
maior interesse.

     Os passes podem ser feitos: corn as duas maos; so corn
a mao direita; se corn a esquerda; corn a mao direita recebendo
a bola e entregando-a, pelo hombro esquerdo, ao vizinho; corn
a mao direita passando a bola por cima da cabega; o mesmo
corn a mao esquerda, etc. etc.

     A bola podera ser passada, atirada ao ar, ou ao chao, jo-
gada, rebatida etc.

     As formaturas mais coanmuns sao: a roda e a fila.

     Roda — Passes simples. — 0 chefe poe a bola em mo-
vimento a direita. Todos devem fazel-a passar o mais depressa
possivel. A um certo signal, a bola ira em sentido contrario.

     Variacoes: I.—Cada jogador, ao receiver a bola, da uma
volta ao redor do vizinho ou da roda, antes de passar a bola
ao seguinte. II. — A volta pode •ser dada num so pe, aos
saltos etc. III. — Cada jogador, ao receber a bola, deve jogal-a
ao ar e pegal-a antes de passal-a ao vizinho; podera jogal-a ao
ar e o proprio vizinho pegal-a; etc. IV.—A bola e jogada de
um a outro jogador nao consecutive, devendo para isso a roda
constar de numero impar de alumnos.

     Passes em zig-zag. — Muitos jogos poderao, tomando
esta variagao, offerecer mais difficuldade e despertar mais
interesse. Os jogos em zig-zag sao excellentes para desenvol-
ver promptidao e concentragao.
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     Passes em linhas. — Dispoem-se os alumnos em duas
linhas, frente a frente. Elles numeram-se a dois, devendo a
numeragao comegar pelas extremidades oppostas, ficando
assim os de numero 1 de uma das linhas em frente aos de nu-
mero 2 da outra.

     A distancia entre as duas linhas ficara ao criterio do
professor.

     0 primeiro 1 da linha A e o primeiro 2 da linha B esta-
rao corn as bolas, e a um signal de apito do professor, jogarao:
o da linha A ao primeiro numero 1 da linha B, que por sua
vez a passara ao segundo numero 1 da linha A, ate chegar e
voltar em zig-zag, conforme o diagramma, ao jogador que ini-
ciou a partida. A linha B iniciara o mesmo corn a sua bola,
ao mesmo signal, devendo seguir e voltar pelos numeros 2.

     Vencera o partido cuja bola voltar primeiro.

     Passes em rodas. — Formam-se rodas duplas corn um
mesmo numero par de alumnos. Os jogadores das duas rodas
numeram-se a dois, ficando vis-a-vis, de modo que os de numero
1 da roda interior fiquem em frente aos de numero 2 da roda
exterior, e vice-versa.

     0 primeiro numero 1 da roda de fora e o primeiro nu-
mero 2 da roda de dentro estarao de posse de bolas. A um.
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dado signal, formando zig-zags, de uma a outra roda, o numero
2. da roda interior jogara a bola ao numero 2 consecutive da
roda exterior; e os jogadores de numero 1, comegando corn a
roda de fora farao o mesmo, conforme o diagramma que segue.

     As bolas poderao seguir a mesma direcgao, ou direcgao

opposta.
     Vencera o grupo 1 ou 2, isto e, aquelle que primeiro com-

pletar a roda, uma, duas ou quantas vezes se convencionar.
     Muitas variagoes e arranjos sao possiveis: cada team podera

ter mais de uma bola; modos differentes de passar as bolas
podem ser estabelecidos; cores para 'cada team etc., etc.

                    B6LAS AO VENTO

     Para este jogo empregam-se bolas cheias de gaz, ou outras
de panno, ou de crochet, cheias de algodao, ou mesmo de papel



REVISTA ESCOLA.R81

amarrotado. 0 que e necessario e que sejam bem leves, uni-
formes, e as de cada team, duma so cor.

     Cartuchos de papel cartao, de tamanho tal que as bolas
entrem nelles corn facilidade, poderao ser fabricados pelos
proprios alumnos.

     Jogarao vinte alumnos, divididos em dois teams.
     Cinco de cada team pegarao os cartuchos e cinco, as bolas.

     Collocar-se-ao em quatro fileiras, conforme o diagramma,
procurando nao sair das linhas.

          A      B                             CD

111
2 |2
3 I3
4|4
5 I5

11
22
33
44
5]5

     0 espago entre as linhas B e C dependera da edade dos
alumnos e do tamanho das bolas etc.

     As fileiras A e D terao os cartuchos; B e C, as bolas.
     Os jogadores das fileiras A e C constituem um team; B e

D, outro.

     Cada jogador da fileira B, procurara fazer cair sua bola
no cartucho do jogador de numero correspondente,. na fileira
D. Os jogadores da fileira C procurarao collocar suas bolas
nos cartuchos da fileira A.

     As dez bolas deverao partir, a um signal dado pelo pro-
fessor.

     Os jogadores das fileiras A e D procurarao recomer as
bolas nos cartuchos, sem auxilio da mao esquerda. Os alumnos
das linhas B e C, depois de jogarem as suas bolas, procurarao
interceptar as do team inimigo, podendo pegal-as corn, as maos.

     As bolas pegadas nos cartuchos pelas linhas A e D e pelas
linhas B e C, a mao, sao collocadas em cestas, para o que cada
team tera a sua cesta.
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     Recomegara o jogo, sempre corn dez bolas, nao se devendo     |

tirar as da cesta para a contagem final.                           \
     A bola que tocar ao chao, so podera ser erguida corn o car-     ;

tucho.
     Na metade de detenninado tempo, os jogadores mudam

de posigao: os que tern bolas recebem cartuchos, e vice-versa.
     Trocam de posigao: A corn C; B corn D.

     .Vencera o team que tiver mais bolas na cesta, no fim do
tempo, sendd que(as bolas proprias contam 1 ponto e as do

team inimigo, 2.
     E' um jogo muito interessante, exigindo tambem agilidadc

 por parte do juiz.



;LE)TUKA PAKA AS CLASSES ADEA^TADAS)

     Ninguem no Brasil -- assevera um dos mais fulgidos or-
namentos da.s Iclras nacionacs—nem Jose Bonifacio, o patri-
archa, nem Feijo, nem Caxias, nem Ozorio, nem Pedro II.
nem os proce.res do abolicionismo e da Republica, ninguem an-
gariou tamanha, iao conslanic, tao duradoura estima popular.
quanto o Barao do Kio Hranco.

     Mas, convcm accentual": nao foi so entrc nos que se
tornou um cullo a figura excelsa. No exterior o seu nome ficou in-
deleive) na memoria dos govcrnos corn qne lidamos, como "a
encarnacao duma politica brasileira e humana, defensora dos
direitos e dos brios nacionaes, obcdiente aos principios que
no!)i)itam as relagoes cnire as potencias."

     Obra de erudigao c tacio diplomatico desenvolveu-a Rio
Branro ao tracar os definilivos conlornos geographicos do nosso
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paiz, resolvendo pelos meios pacificos da arbitragem, os liti-
gios constantes em que nos viamos empenhados corn os pai-
zes vizinhos. Entre os seus maiores feitos como diplomata, e
dever de justiga que se destaque, em primeiro logar, a recon-
quista do Amapa, vindo em seguida esses marcos luminosos
de sua carreira inolvidavel: — Missoes, Acre, Lagoa-Mirim

etc ...
       Durante dez annos, no afan inquebrantavel de impor

no consenso internacional o nome e o prestigio da nossa nacio-
nalidade, Rio Branco orientou, como ministro, para caminhos
definitivos a nossa diplomacia, ditando-lhe, dentro dum alto
pensamento de justiga, os principles pacificos de fraternal har-
monia que devem, sem deslize da altivez nacional, sempre
prevalecer nas nossas relagoes corn os demais povos, tanto do

continente europeo, como do americano.
     Raros patriotas tern alcangado a altura moral em que se

 manteve Rio Branco, pela dedicagao, pela espontanea since-
 ridade nas convicgoes, pelo decidido empenho que incutia nos
 trabalhos da sua carreira, pela cortezia fidalga do sou falar e
 das suas acgoes, pela bondade e solicitude corn que atlendia
 aos que careciam de amparo e aos que necessitavam de pro-
 tecgao. Raros patriotas tern dedicado ao Brasil vida tao opu-
 lenta em servigos a sua grandeza, ao seu nome e a sua gloria.

     No sen exempio, tao vivo, tao alto, deve a nossa juven-
 tude aprender os sagrados ensinamentos, a virtude mcorrup-
 tivel do verdadeiro modo de amar a Patria.



       HYMNO AS MAES

    (LETK\ DA \H'S!(;A ANNKXA)

 Mars. ijiic as nossas tcni-as almas.

 Da ' ida ao primfiro albor,

 ASiristcs c borrifastcs

 S)as orviiibadas do amor;

Vos. qn<- nos fi/c.stes bons.

 Vos- (|iic nos I i'/'rslcs crentcs,

 (hie aos roi'acr'es DOS semcaslcs

 Virlndes alvoresrentes,

 Salve, Macs! sf-de l)emdilas

Como soi-: amadas! Nos

 Amamos e Isenidizemos.

 Conio aprendcinos dc vos.

 E Indo <|iic nos [icusamos.

 E Indo ()ne nos seintlmos

 Sao como os ecos snaves

 D;is phrases ore vos ouvimos.

 Vossa l;'fiinra infinila.

 Vo'sa inlinila aflcicao

 Cahirani ein nossas almas

 (^omo -cmenlcs no cliao.

 Ah! c por isso •jiic agora

 Podcis bcm ser as primicias

 Das nossas almas !)rotadas

 Dc af(e<'lo e dc caricias.

                   Vl(":ENTE DE CARVALHO.
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ESCOTISMO

                                        0 escoteiro e "um
                                   homem de iniciativa."

     Es mogo. Tres sao as forgas que deves conjugar para
venceres na vida os mais tenazes obstaculos e alcangares o topo
das escarpas mais ingremes: — a vontade, a iniciativa e a per-

severanca.
     E' a vontade que governa e dirige os actos, determman-

do-os; que move a intelligencia e codifica os habitos; que esti-
mula a enregia e provoca a iniciativa, desvendando, como um
sol aos olhos cheios de ansiedade dos que buscam e tacteiam,

as escuras selvas do future.
     Lembra-te sempre em tuas incertezas, em tuas hesitagoes,

que um homem sem iniciativa, incapaz de andar por seu passo
na vida, e como o cego, que vae para onde o guiam. Si o
abandonarem, hesita, teme a jornada e succuanbe.

     Esta — entre tantos caminhos de triumpho facil e ephe-
mero — e a estrada aspera e difficil por onde seguem os he-
 roes da consciencia, em demanda dos astros. E' por ella que
 deveras marchar, por teu pe, sem esperar que te ordenem,

 por teu proprio espirito de empreendimento.
     Nunca esquegas este conselho de Seneca:—"sejam quaes

 forem as circumstancias da tua vida, acceita-as, tanto melhor

 quanto mais terriveis, e conduze-te de maneira que sempre sei
 possa de ti dizer que es um homem."

     Cultiva a tua alma como um jardim de Academus, corn
 a tenacidade invariavel dos eleitos, dos santos e dos heroes,
 constante, no bem, no amor da verdade. Affirma, nas menores
 coisas, tanto pela palavra como/ pelas acgoes, a harmonia que
 promana dos teus actos e da tua consciencia de escoteiro. E'
 preciso que confies nas proprias forgas, retemperando-as corn
 o estimulo dos bons exemplos, corn a persistencia no trabalho.
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     0 que importa, escoteiro, e veneer, mas veneer sem depen-

dencias e scm favores. Nunca deves renunciar a dignidade que

te tomou bello e forte na virtude do enthusiasmo.

     Que estas tres forgas — a rontade, a. inic ia/ira c a per-

severanca, deilenn fundas raizes no terreno generoso do teu

coragao, para que, em breve tempo, possas colher os frutos

esplendidos da felicidade. . .

                               ..*.

             A £~^  n^'i.//^n nnilt""^ ^ir^f*   PTITT^ nr^f^ rf^llf^^rt^*•fl~^HS-B^3nl('^

             AS EXCURSOES DE ESCOTEIROS
     Nao se podc negar a importancia destas excursoes, por

seus multiples cffeiitos physieos, cducativos, instruclivos, emfim,

pela sua correlacao com a cnllnra |ihysica c menia!.

     PliYslcamenl.c. as excursoes escolarcs tern accao assigna-

lada sobre as criancas; Molivam a pratica da marctia que e

um cxcrcicio sandavel, inreli/'.meine nao mui cnltivado entre

nos: dao logar aos jogos ao ar livre. Pela acgao ionlficante do

ar e do sol directo, aclivam as fnncgoeis organicas a meudo

decresccnt'.'s na j)0))iila<;ao escolar infanlil, alids poiico excrci-

tada. pclas razees dc sedenlaricdade, bem conliecidas de todos.

     Exercein, tami»cm, accao edncaliva de grande valor, de-

monstrando <jiic nao e someinte nes hancos dc aula que ha ira-

lialho mental.

     Sao fennas de nnirchas-pnsseio, <(iie obedeccm a nin pro-

gramma previamente delineado, a um thema a desenvolver, e

nao devem ser dislargados meies de gazear a escola. Servcm

para distrair o ainmno, utilizando-se dos meios naLuraes e

das ])i-oprias faculdades de imilagao da crianga; expoem-n-a

ao ar livre, ao vcnto, ao sol: poem-n-a em contacto coin a na!u-

reza. ensinando-a a scntil-a c a querel-a, quando se entrega corn

einhusiasmo a i 11 vest i gaga o dos sens segredos e accidentes.

     Procurando o campo, para a oxygenagao do organismo e

receber novos fluidos de vitalidade, no decurso dum passeio,

a crianga faz a sua educacao sensorial; recebe nogoes de topo-

graphia, de orientagao, de apreciagao das distancias etc. Fara a
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eiducagao do ouvido, da vista e do tacto; escutara ruidos Ion-
ginquos e procurara interpretal-os; olhara e descrevera o que
vir; fara jogos de tacto.

     A verdadeira escola deve ser a natureza livre, corn suas
formosas paizagens a contemplar, corn suas leis a estudar, corn
seus obstaculos a veneer. Nao se formam homens animosos
e puros nos estreitos recintos mal arejados dum predio.

     Habituada a crianga a esses passeios methodicos, a sentir
a sua necessidade periodica; observada a therapeutica da
aerocdo e da insolacdo, tao hygienicas e tao abandonadas,
mais tarde ella arrastara a familia a buscar, nos dias festivos, o
descanso nos logares pittorescos dos campos e dos bosques; e a
eecola contribuira para a propagagao dum acto hygienico e, por
isso mesmo, para o avigoramento da raga.
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              A DANSA DO -TERSCIiERA" (l)
              (COSTUMES 1.: TliAU!(;UES IND!(;E\AS)

      l\ inna d;is dansas prciciridas pelos indios do nortf do
 Brasil.

      Todus (is figurantes, lanta/iados, formam nma grande fi-
 ieira, tcnde o corpo airosamenie vcrgado para um lado. As ca-
 becas ellcs giiarneccm corn pabnas (}ue Ihes encobrem partci do
 rosto. IJin pcqncno saiote dt' iolhas de palmeiras Ihes cobre o
corpo, da cinlnra aos pes dcscai(;os.

      Os iiiovimciitos iia dansa sao geralmeinc rliytlunicos e o!)e-
decem ao c.on]|);isso duina musica incompreensivel pela excen-
Incidad." <io~ rnoiivos. C.aila nm dos grnpos que formam o hai-
lado. lr;n nm nicslrci dc dan^a <• 11111 cildc cantor; - - (•st<":-; diri-
gem o bailado coin nni grandc !>ast;1o di- bamlm. coin que l»atem
ao soio marcando o coiiijiasso da dansa a ser executada.

     Ao iniciar o liailado, o mcsire de dansa e o cliefe cantor
dao vanos passes allcriicnios, para a frente e para !ra%, S'azciiido
corn os bastoes o signal. Os partici|jantos eniao formani nm
circulo, ol»cdeccndo ao compasso do mesirc de dansa. As rapa-
ngas, !)alancean(!o o corpo para a frente e para traz, cintoam
nma ;:antig;i monoiona, <)iic geralmenie Ecrniina corn o srgiiinte
refrao:

                    -MJal-a-a! . .. Hai-e-e! . . .
                    Pcri<'hcra . . .'"

     Os gucm-iros, contraslando com os demais participanies,
dao passes c.onsccniivos para es lades. Elles cantam versos de
gloria, versos coinplcl;inirnte dcscoisin.LXos . . .

    (1)—Pcricltcra:—porco do inatto, queixada, especie de javali de
queixo braneo.
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     A um signal do mestre de ceremonias, depois de varies
giros, param, tendo as suas armas, ou seguras debaixo do brago,
ou na mao direita, erguidas para o ar. 0 mestre de canto "so-
la" uma cantiga qualquer do ritual, e o coro depois repete, di-
minuindo ou augmentando o torn da musica, que acaba geral-
mente corn o estribilho:—"Hai-a-a . . . Hai-e-e..."

     Durante as dansas, as mulheres velhas da tribu, em momen-
tos combinados, saem das suas palhocas, guarnecidas ds berlo-
ques e carregando sobre os hombros grandes cuias (2) e porun-
gas (3) cheias dum liquido excitante, que os bailarinos esvasiam
para se entontecerem. Os dansarinos, depois de experimenta-
rem o liquido, sempre bailando, curvam-se deante das offertan-
tes, que tambem se dobram sobre os joelhos, em reverencia . . .

     As cantigas usadas provem geralmente das tradigoes da
tribu: — cantos e mythos que se vao perpetuando.

     0 "Perichera" e a dansa dos animaes ao atravessarem uma
floresta virgem. Os indios procuram imitar perfeitamente o
ruido das folhas seccas pisadas, o estalido dos galhos que se
quebram, o movimento dos ramos, os zumbidos dos insectos
e o gorgear dos passaros, tirando de toda essa confusao de
notas dispersas — um rythmo estranho e original . . .

**

       NAO FA^AS 0 BEM SEM SABER A QUEM

     0 macaco, achava-se certo dia a espairecer pela floresta,

quando Hie chegaram aos ouvidos uns roncos estranhos: Ui! ui!

     — Que sera aquillo? disse, de si para si. Eu vou ver . . .

     Indo verificar, viu que quern assim tap lastimosa-

mente gemia era uma onga, que se estorcia dentro duma lapa,

(4) sem achar meio de escapar-se devido a impossibilidade de

    (2) —Cilia: —fruto da cuieira, tambem chamada cuite; vasilha, feita da
casca da fruta cuite; vaso feito da cabaea, isto e, duma especie de abobora
silvestre.

    (3)—Porunga:—vaso de couro.
    (4)—Lapa'.—caverna, gruta num rochedo.
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remover, sozinha, uma enorme pcdra que Ihe impedia a passa-

gem.
     A onga, mal avislou o macaco, foi-lhe dizendo, em lorn de

supplica:

     — En nasci dentro desle l»uraco; cresci e agora nao posso
sair. Ajuda-me a retirar esia pedra.

     0 macaco promptaniciiite se prestou a fazer o que a onga
Jhe pedira e, retirada a pedra, a fera sahiu do buraco.

     0 macaco, vendo-a fora, ja livre, pergunlou-lhe:

     —Que me pagas agora pelo service que te prestei?

     A onca, qne estava com tome, respondeu:

     — Agora cu vou te comer. E. agarrando o macaco- per-
guntou-lhe:

     —- Corn o que ('' que ,sc paga o bem?

     Ao quo rclrucou o macaco:

     —— Srmpre ouvi dizer (jiie e bem se paga coin o bem. E
accrcscenlon: -- Ali perto iia um homtim qne saLe lodas as
coisas. Vamos ate la e submcltanios-lhc a qnestao.

     Caminiiarani cm direccao a nma lilia proxima e la
chegados o macaco conteu ao liomiim (inc havia tirado a enca
dum buraco c ((lie fsta, como paga, o queria comer.

     —Eu quero conicl-o, disse a onca, porqne e Siein s- paga
corn o mal.

     E o liomcm disse:—Esia bem! Vamos '.fr a tal cova. E
la seguiram os Irns. Cliegados ..'i licira da cova, e homem disse

a onga:
     — Entre, quo cu quere ver cemo voce estava. A onga

entrou.
     0 homem, enlao, ajudado pelo macaco, rolou a pedra c a

onga nao poude mais sair.

     E o homem disse a onga:
     — Agora, voce fica sabendo que o liem se paga corn o bem.

     E retirou-se corn o macaco.

**
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          0 PAPAGAIO DE "NH6" FELISBINO
                <f

     "Nho" (5) Felisbino tinha um papagaio silencioso e come-
dor de graos, que alem de Ihe dar muito trabalho, de vez em
quando "virava bicho" (6) e aggredia quern Ihe passasse ao al-
cance do bico. Ora, isso era para "nho" Felisbino um caso serio,
porquanto as criangas ao sair das escolas corn temor do furi-
bundo papagaio, procuravam a quitanda do vizinho para a
compra de gulozeimas. Isso tambem preoccupava seriamente o
caipira; aquella concorrencia era o diabo! Tantos tratos deu a
bola (7) para resolver o serio problema, que um dia Ihe assaltou
uma idea feliz: vender o papagaio!

     Assim pensou e assim o fez. No dia seguinte poz um le-
treiro sob a gaiola do "Mulata" — este era o appellido do
bicho — offerecendo-o como um afamado palrador.

     Nao faltaram compradores, e o papagaio foi parar nas
maos do coronel Juea Pitanga, que, muito contente, o levou
para a sua chacara.

     Passados alguns dias, o coronel procurou o matuto ei Ihe
disse:

     —Entao, me passaste manta, (8) velho piririca! (9)
0 papagaio parece que e mudo; so roe. Nao ha grao que
chegue!. . .

     — Coronel, respondeu "nho" Felisbino, "p'ra mor dize a
vance (10) a verdade, o "Mulata" nao fala, mas pensa como
ninguem. E' um bitcho o dianho p'ra pensa . . ."

**

    (5)—Nho:—abreviatura e corruptela de senhor.
    (6)—Virar bicho:—expressao popular que quer dizer: zangar-s«,

enraivecer-se, encolerizar-se . ..
    (7) —Dar tratos a bold: — pensar muito, raciocinar ...
    (8)—Passar mania:—lograr, illudir ...
    (9) —Piririca:—esta empregado em sentido de ruim, trapaceiro. Tam-

bem quer dizer—aspero (do tupy—piriri) cachoeira; rapido.
    (10)—Vance:—corruptela de vossa merce.
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"MAE PRETA"

                   Candido de Campos'— bello espirito
              de animador — procurou corn a idea dum
              monumento a raca negra symbolizado na
              "Mae Preta," acordar no seu berco a temura
              e a sentimentalidade brasileira. 0 esboco
              desse monumento esculpiu-o Cyro Costa, nos
              lindos versos que se vao ler, sem duvida a
              melhor legenda a ser inscrita sob o bronze
              votivo.

Lugubre, acagapada, espiando no ermo, a beira
Do agude da fazenda, a lua cor de opala,
Corn sussurros de reza ou rumores de feira,
Via-se, num quadrado, a sordida senzala! (11)

Sobre um velho girao forrado de uma esteira,
Eil-a, embalando ao collo—e corn que amor na fala!
0 "sinhozinho branoo" (12) a quern se dava inteira,
Ate que, adulto, fosse, um dia, vergastal-a!

Soffreu como ninguem! Corn fervor nunca visto,
Persignava-se ao ver ceos azues e montanhas:
"Louvado seja Deus, Nosso Senho! Suns Christo!" (13)

Na escravidao do amor, a criar filhos alheios,
Rasgou, qual pelicano, as maternaes entranhas,
E deu, a patria livre, em holocausto, os seios!

     (11) —Senzala:—habitaoao de negros junto as casas das fazendas;
residencia dum so&a, isto e, um chefe de tribu africana.

    (12)—Sinhozinho:—filho do senpor, do patrao.
    (13)—Suns Christo:—o mesm'o que: louvado seja Nosso Senhor,

Jesus Christo (expressao abreviada, na giria dos negros do Brasil.)



                 NQTJ^IAS

              LOCALIZACAO DE ESCOLAS

    Vao ser localizadas mais sete escolas, a saber:
    Masculina: Estagao de Arthur Alvim (E. de Ferro Cen-

tral do Brasil.)
     Feminina: Estagao de Arthur Alvim (E. de Ferro Cen-

tral do Brasil.)
     Mistas: Quitauna (E. de Ferro Sorocabana); Villa Ber-

tioga (Mooca); Caxiguy (Estrada de M'Boy, districto de Bu-
tantan); Villa Oscar Americano (Araga); Agua Rasa (Belem-
zinho.)

               PROVIMENTO DE ESCOLAS

     Em virtude da promogao das respectlvas professoras, fi-
caram vagas quatro escolas, para cujo provimento a Directoria
Geral da Instrucgao Publica chamara, na ordem de classifica-
cao, candidatas approvadas no ultimo concurso realizado em
fevereiro do corrente anno.

                     SUBSTITUICOES

     0 Sr. Dr. Secretario do Interior resolveu que os adjun-
tos de grupos-escolares, podem substituir professores de esco-
.las-no'cturnas, em seu impedimento por licenga, percebendo a
gratificagao mensal de 150$000 durante a substituigao.

                   A VITALICIEDADE

    Reconhecendo os direitos de vitaliciedade da professora
D. Maria da Silva Madeira, removida da esoola que regia em
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Pindamonhangaba, para outra .de categoria inferior, seen ser a
seu pedido, o Sr. Dr. Secretario do Interior mandou pagar-lhe
vencimentos inlegracs, dcs<le I." de maio de 1924 ate 6 de feve-
reiro do corrente anno, tempo em que esteve afastada do exer-
cicio. Mandou ainda pagar-lhe o accrescimo de 25%, a contar

de I." de julho de 1925.

                  "REV8STA ESCOLAR"

     Aos Srs. assignantes que pagaram apenas o I." semestre
deste aimo, j)edimos o obseqnio de mandar satisfazer o 2.°
semestre, ale ao dia 30 do correnie mez de junho, caso dese-
jem conlinuar a recebcr a Revista.



     Con-cspondenie ao mez de abril p. findo, recebemos o n.°
 I .'•5 dcsta rcvisia incnsal. qne sc publica na vizinha Republica

do Uruguay.
     E' um cxcellentc mensario onde vem desenvolvidos, corn

mnilo criterio e carinho, varios problemas e assumptos rela-
livos a educacao infantil.

     E. [>;ira qne sc rcali/.c com maior cllicacia lao clevado
ol)jeclivo, procura manler e estreilar as relagoes entre a escola

c a f am ilia.
     Coin la I csropo. c jnslu qnr a rovista "Niifslros lnjoy''

vcja sens esforgos coroados do exilo que merece.
     Cratos pelo exemplar offertado.



     SSCRETARIA DO INTERIOR

Varies despachos, pelo Ex."10 Sr. Dr. Secretario do Interior

                       MAIO — 1926:

     JOAO DE LIMA PAIVA. — Sim, a vista da liquidagao de
tempo, menos quanto ao inicio declarado, que so pode ser con-
ccdido nos If irmos do arl. 1 7, paragrapho 2.", do decreto n. 3205,
de 1920. A autoridade escolar que informou a fis. 2, v., nao
deveria ter encaminhado o requerimento de fis. 2, no's termos
em que esta, devolvendo-os para que o supplicante modificasse
o ponto final ou satisfizesse as exigencias legaes, isso em vir-
tude de lei que e expressa e clara e das instruccoes expedidas.

     D. MARIA BARROS. — De accordo corn a informagao, a
vista do documento e attestado. A supplicante nao estava nas
condigoes exigidas pela lei, ao tempo em que requereu a pri-
meira licenga, conforme ficou provado pela certidao de nasci-
m'ento de fis. 3, a idespeito do attestado medico que entao jun-

tou, e que encerra enorme erro quanto ao tempo.
     Ate 24 de margo ultimo sua licenga devera ser regulada

pelo art. 7.°, paragrapho 1.", da lei n. 1521, de 1916, con-
tando-se dessa data os dois mezes regulados pelo art. 25.

     Por essa forma fica regularizada a situagao da suppll-
cante de accordo coin a lei e a vista da prova.

     Por esses fundamentos reformo o despacho de fis. 9, para
o effeito de declarar que ate 24 de margo ultimo, a licenga
nelle concedida e regulada pelo art. 7.°, paragrapho 1.°, e con-
cede os dois mezes previstos no art. 25, da citada lei, a contar
de 24 de margo.

     Cumpre que a supplicante entregue a respectiva portaria
para a devida aposlilla.
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     D. HELENA LEITE E SILV'A. — 0 processo nao esta em
termos de deferimento; a) porque. allegando liavc.i- adoecido
em 5 de abril ultimo e por isso interrompido o exercicio, no dia
26 do mesmo mez requereu licenga a supplicante; 6) porque o
attestado medico de fis. nao consigna o prazo de licenga, nem
a data em que a supplicante esteve em tratamento e traz a
mesma data do requerimento — 26 de abril.

      D. GUILHERMINA DE MELLO. — Precede o reparo supra e
 reiro formulado, quanto a demora de quasi dois mezes no cum-
 primento do despacho de fis. 3, accrescendo a circumstancia de
 se haver procurado provar a exigencia do mesmo despacho corn
 o documento de fis. 5, feito e assignado por medico, mas que
 Tiao constitue attestado medico, visto que nao versa sobre mo-
 lestia, mas sobre facto de outra natureza, que escapa a pericia
 funccional, tanto mais que o signatario desse documento nao
 foi medico assistente do enfermo, como se verifica do attestado
 de fis. 2. Por outro lado, havia o recurao a internagao hospi-
talar na localidade onde reside o mesmo, e a chamada de sua
mae ausente. Todos esses faclos sao de natureza a nao jus-
tificar o procedimento das auloridades escolares que funccio-

'naram no presente processo, informando favoravelmente o pe-
dido de licenga corn inicio declarado, e, por essa forma, indu-
zmdo a erro a supplicante, em materia sobre a qual ha instru-
cgoes e despachos claros e prccisos. Defiro o pedido, corn as
restricgoes decorrentes do presente despacho, que devera ser
tornado em consideragao pelas autoridades escolares, como
orientagao para casos identicos.

     ORLANDO MARTINS LINO E on-ROS. — As faltas, cujo abono
pedem os requerentes, ja foram justificadas pela autoridade
escolar respectiva. 0 pessimo estado de conservagao da es-
trada nao e motive para serem as faltas abonadas.



     GODOFREDO PINTO BARBOSA. — Nao sendo possivel o pa-
gamento de vencimentos a dois iunccionarios, pelo mesmo ser-
vigo, e, estando em exercicio um director nomeado interma-
mente, e ([ue so por ouiro decreto podia ser dispensado, nao e
atlendivel o presente pedido de pagamento.

     D. MATIIILDE VIEIRA. — Os adjuntos de grupos-escolares,
sem excepgao, foram contemplados corn o augmento de emer-
gencia de 25</, , de aceordo corn o artigo 106, do decreto

n. 3858, de 11 de junho de 1925.
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