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      Instltuicao essencialmenie educativa, a escola prima-

 ria integrallza sua accao cullivando corn carinho os senti-

 mentos do alumno. Neste particular, ella nao confia muito

 no poder da inslruccao propriamente dita: conhecimentos

 sobre arithmetica, physica, geographia etc., etc... nao tern

 a forca nem tampouco a magia de formar o cora^ao. Ella

 sabe que a verdadeira educacao nao e meramente instru-

 ctiva, mas suggestiva e, por isso, directora, isto e, capaz

 de introduzir no cerebro nao so ideas susceptiveis de du-

 plo uso, na expressao de Socrates, mas sentimentos e ha-

 bitos de proceder ligados a habitos de pensamentos ele-

vados. A escola primaria compreende, f-inalmente, que

 o desenvolvimento moral, tao acertadamente denommado

— cultura, pelos allemaes, torna a educacao senslvelmente

superior d instruccao, porquanto esta apenas auxilla a dl-

rigir a primeira, que, por sua vez, e a unica capaz de crear

energias vivas para bem conduzir o indlviduo, quer isola-

damente, quer no seio da collectividade social.

     Apoiando-se nestes principios, nossas escolas nao des-

curam de aperfeicoar o caracter de seus alumnos, e para
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isso costumam valer-se das OPPORTUNIDADES que se Ihe

offerecem, e dellas tirar proveitosas licoes.

     Incontestavel e o valor de tal processo tendente a apri-

morar os sentimentos do educando: o ensino ahi surge

cheio de vida a mente do alumno. Porque este, ainda sob

o dominio dum facto que o impressionou e a respeito do

qual o mestre desenvolve os respectivos commentaries,

applica-lhe toda a attencdo, compreende-lhe os pros e os

contras, delle se assenhoreia e, consequentemente, tira ilia-

goes de inestimaveis beneficios para a sua cultura moral.

      Ndo pode, pois, haver melhor processo, porquanto

 delle promanam suggestoes que fazem a idea penetrar do

 exterior para o cerebro ahi inoculando-se, por assim dizer,

 para se transformar em habito — este poderoso factor de

 toda educacdo.

     -Valem, portanto, mil vezes mais as OPPORTUNIDADES,

 as occasioes favoraveis, do que as preleccoes formalisticas

 sobre moral, quasi sempre de effeito nullo, pois raramente

 conseguem- despertar o interesse da crianca.

      Aproveitar circumstancias tdo propicias para boas li-

 coes de moral, na escola, e sem duvida o processo mais

 facil e seguro de o mestre conseguir o seu desiderato em
              f                                                                                                              ,

 assumpto de tamanha monta. E ndo ha meio tao nco

 dessas OPPORTUNIDADES como o meio escolar, onde no

 convivio diario entre mestre e alumnos, nas palestras quo-

 tidianas, nas occupacoes varias, nos textos de leitura, nas

 horas de recreacdo etc., etc., apresentam-se sempre factos

 dignos de ser tornados como themas para as licoes refe-

 ridas.
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     Aproveitar, repetimos, essas OPPORTUNIDADES e re-

presentar a escola o seu verdadeiro papel de educadora; e
confirmar o seu juslo renome de — prolongamento do lar.

     E, dest'arte, ella desempenha, de facto, o seu mister

na obra da verdadeira educacao, que, segundo Kant, deve

desenvolver o individuo em toda a perfeicao de que e

susceptivel.



^^^^tt^t^^t^^tt^^^^^^^^^^^^^^

                      REGRA DE TRES

                 As regras desvmpenham papel impa'riante no
            esfitdo da Arithmctica, nws films .-levem ser desco-
            berlfis P. jorm.idadas pelos proprios alum.nos. £'
            verdade que o dpsf'nvolvimn'.nlfr de regras e princi-

            ples obedf-.s-c a direrqao do professor, que muiias •
            vezes precisfi vir em auxilio do nlumnn. Quanilo

            assim aprendidas, as regras nao seraa pnra o eslu-
            dant.e assevcraqoes dogmalicas^ mas sim formas pro-
            arias para relewibrar o que file mfsma drsfobriu.

     Professor. — 0' Alvaro, que esta voce falando ahi?

     Alumno. — Eu estou dizendo ao Julio que, quando eramos

40 aqui na classe, uma caixa do pennas nos durava 18 dias, e

agora que somos somente 30, quanto tempo sera que nos ha de

durar?
     ^. -._ Voce quer saber demais! So caperando sastar a caixa

toda...
     P. - - Nao, senhor. 0 proLlema do Alvaro e facil, e voces

mesmo vao resolvel-o.
     _4_—Mas, nos nunca fizemos dessas contas!

     A.—E' quasi querer adivinhar!

     p, _ Vao ver como e facil. A primeira coisa que eu quero

e que pousem os lapis nas carteiras e depois acompanhem corn

attensao o Mario, que vira ao quadro-negro.

     Ropita a sua pergunta, Alvaro, faca o favor.

     A. — Como si fosse um problema?

     P. — Como voce quizer.
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      A. — Si 40 meninos gastam uma caixa de pennas em 18
 dias, quanto durara a mesma caixa para 30 alumnos?

      P- — Escreva no quadro-negro os dados do problema col-
 locando, uma embaixo da outra, as quantidades da mesma
 especie.

      A.—As quarUidades homogeneas?
      P. — Isso mesmo.
      ^- — Entao, sao 40 meninos e depots 30 meninos.
      A. — Mas, os 18 dias nao Lem companheiro. Nao ha outra

 quantidade da sua espccie.

     P- — Bern. Que e que queremos saber?

      ^- — Quanto tempo, quantos dias vao durar as pennas.

     P- — Entao, e a resposta que vae nos mostrar o compa-
nheiro dos 18 (lias. Mas, como nao saLcmos ainda qual e essa
^resposta, ella e a incognita do problema e representamol-a por
 um X.

     A.—Escreve:

          40 meninos                       18 dias

          30 meninos            .          X di.as

     P- — Agora, vamos escrever de traz para deante.
     A-—Que engracado! Ha de ser interessante!

     P-\—Vao ver: aqui no fim do quadro, escreva o X.
     A-— A resposta que ainda nao sabemos.

     A — A incognita.
     P.—Sim; vao prestando muita attencao.
     Nao se esquega, Alvaro, de escrever junto ao X o que elle

rcpresenta.
     A.—(Escreve.) Prompto: X ,dias.
     P- — A' esquerda do X, ponha o seu companheiro da

mesma especie.
     A. — Os 18 dias, nao e? (Escreve: 18 dias X dias.)

     P' — Justamente... Sera, que para voces 30, as pennas vao
durar menos do que quando voces eram 40?

     A. — Devem durar mais.
     A.—Pois nos somos menos! Esta claro!
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      P. - - Elltau. |;'i silln'm ipir o \ v;ir sF'i- nniiin- (]iir 11 -en
cuiit/Hinhcird.

      .{.-  Sun. \;ic st'-r tii;iis que' 18 ilius.
      P. — Quando scdicinos ()IK- A e maior qu^ o (•(iinpnnhi'iro,

escrevKmos i> numrrii :)it>ior d;is oiil.ras duas <jiianlid;i<l<-' cm 3.°
logar. l)eni enlendido. porquc •cumegamoa a ^sfiTver pelo lirn.

      .•?. -  Enlao. 11'. 10 iiK'iiin.o.^ vao aijui jnnSo dn- If; dins.
(Es-rreve.)  40 infti.iiios  lii rZ/M.s  .V difis.

      I1. - - \\ dcpois os 30 iiti'ftintis.
       !. --- Em I." lo^ir?

      /'.    Sim. ii);i' ]fniln'aii(l<)-M' seinprc iju<' I'liiniv.i'iiiii- iii/ln
inn. .lias qui.' rCtilmeiilr ^s~ci ^ 11 1." logar.

      A.—E (i .Y rpulmcule esl;'i em 4." logar.
      P.-- Esses 4 mi me rii.-- sji) ^>s 4 i^i'tnos d«in;i J)]'I)PI)»\'.!I).

]^eiiil»r;ini-sr i!»is si^imc' I|IIP srparain os [(•rmo.-; (fir.nj ]>rnpor-
 filo?

      . f.     KI! j;'( 'ci. I !'.''-';'i'\ rinli! r dejiois Icndo. I
            ;50 nK'aino.'i:   10 tfieni.n.ns: :   18 //^/.•.':   .\ </<//.'.

      P.— (;onlifceii!0!-- <i (jue. Jose'.''
      .1.   - Os dois nn'ios r 11111 fxirema.   0 .sciiliD.r j.'i 1111- •-ii-

 sinoii t'-'-o.
      /•'.—-I'" CDHIII !;ifi!nns jiani acliar o outro <'xlr^m;i':'  l.'^n-

 i»r;i-sr'.''
       ^. -   iVIiillipliCciinii) us dois meio.s r dividindi) o |)i'iii.iin.'to

 jx'io ••x[iv»!o (•iii)li<'ci(!i>.   (V ii/'ritdo iis o)»^r;i(;ors.) A r r^iial

 ci 24.
       I'. — Viiilr r <|Hiilri? i) ijiir?

       •I.     Vilni'i c i(ii;ilro difis.
       l\ — Agora. Iciti i!e novo o proldema, diiiiilo a respo^ta.
       A. -- Si 40 olnmnos gjsS.iVii.-n unia »',.iixa •lc pi'ni);i~ "m

 ]8 ilin^. .SO aluimsof, giisLirao inna caixa rgual fin 21 ^/a.^.
       P.-   Muilo beni. ,I;i v^m voces quo ]i;"io foi muiio di!!iril.
       Qiianlos dados [inliumos?
       A.—Tres dados: 40 nlinnnos. 30 tiliim-ni^ r lii <ha^.
       P.    Coii'iiccerncs no prolilema so l.rcs ro/.s'f/.s; rsia espe-.'ie

 dp probk'mas chania-st- rc^rd. de Ires.
       A.    Cotilicccmos //'c.s' ii'nsas e qiK-rt'mos saix'i' :i ifinn'in.
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     P. — Vejamos um outro problema dess-es.
     A. — Eu posso ir ao quadro-negro?
     P. — Venha, sim, Julio.
     A.—Eu gostei dessa conta.
     P. — 0 anno passado voces eram 40 e fizeram 68 trabctlhos

para a exposicao. Este armo sao apenas 30. Si trabalharmos na
mesma proporcao, quantos trabalhos teremos?

     A. — (Escrevendo.) Ja sei que a primeira coisa e por as
(juantidades homogeneas juntas.

          40 alumnos                68 trabalhos
          30 alumnos                 X trabalhos

     P. — Sim, sempre nessa ordem, que nao terao difficuldade.
     A.— (Escrevendo.) 0 4.° termo e o X; o 3.° e o compa-

nheiro delle — os 68 trabalhos.
     Agora e que e precise cuidado! E' precise pensar muito

bem!
     P. — Pense, entao, e fale alto.
     A. — Si 40 meninos fizeram 68 trabalhos, 30 meninos fa-

rao menos.
     Aqui e ao contrario do outro problema: o numero menor

vae agora e depois o maior, como primeiro termo.
     40 alumnos: 30 alumnos: : 68 trabctlhos: X trabalhos.
     (Faz o calculo.) Nos temos de fazer pelo menos 51 tra-

balhos.
     A. — E' facil.
     A. — Corn o que e precise mais cuidado e corn o primeiro

e o segundo termo.
     P. — Na proxima licao continuaremos nosso estudo.
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                          QEOCRAPfflA

AMERICA DO SUL: ASPECTOS GEOGRAPHICOS DSGNOS
                           DE NOTA

                  "'£' iitiiillo Siifs'.rcssnnSf o eslinlfi do relent de^tc

             contine'tte (f'nj't cspinhn dttrsal i' wn-jliinidf pela
             exiensa cnrdilhc'nrit quv dstanina a rosisi orci'le'ltvil)

             dr .teas systen'fiis {lasri'.n'1:^ de sii^is vn^l'is pifinines-,
             dn divf'rsn!ai!c df sen-s irl'.mn's., eS.rs rrsptdr) 'Ic.'-.e'.ivni-

             vimr'ilo de suns capilncs, dv iTtra'.i'swTr.) pillnrc^cit
             dfdfUiumas nd'tdes mvlimis eir. Ciiin6e;n. d^r ioilo o

             dcs^s'ifoh'inss'i'sio possircl (i pf'rif s'c^alivci a visigens

             inin^inns'ius.'"'

     Professor.—^Moslrando acs aliimiloa o mappa da Ame-

rica do Sul.) ViL'jym >ILIC lindo n);ippa!

     Alumno.—E' verdaile! E que mappa gi-ando c bem colo-

rido!

     P. — Prcstcm muila altL''ic-'io. Por csso mappa vamos hoje

ccmccar o estudo da America, csle vasto conlinentc que foi des-

cclierto. . . por quern foi i-nesmo, Lauro?

      A.—Por Christovam Colombo.

     p, — Muilo bem. Olhem aqiii por onde eu cstou passando

o pon'eiro, e digam-me que paiz e este tao grancle, qiiR occupa

a maior parte c!o 'continente sul-americano. Rcsponda, Jose, pe-

los seus collegas.

      /l^—Esse paiz c o Brasil, a nossa palria quorida.

     P. — Vamos conhecer os principacs aspectos geographicos

nao so da America do Sul, como principalmcnte do no;so paiz.

Para isso emprceiidercmos uma viagem immaginaria por todo

o seu vaslo terrhorio. Mas, comn ja fizemos muitas viagens de

trern, navio et."., farcmos esta pelos ares.

      A. — Entao, iremos de aeroplane?

     P.—Exactamente. Vamos viajar num grandc dirigivel;

assim, voces todos poderao ver, do alto, o terrilorio sul-amerl-

cano. Irao, estou certo, ficar maravilhados corn tantas bellezas

Prompto. (Moslrando a Serra do Mar.) Estao vendo csta serra,

aqui?
A.—Que serra "wra essa, tao bonita?
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 ,    P. — Examine-a bem e vera.
      A. — E' a Serra do Mar.
      P. — Justamente. Nosso dirigivel vae caminhando para

 o literal.    "
      Podomos bem ver que a Serra do Mar faz parte da Cadeia

 Oriental ou Maritima, que se extende (vejam) desde Sergipe
 ate ao Rio Gran.de do Sul, correndo pamllela a costa.

      A. — Que lindo panorama nao se ha ds desfrutar do alto
 desta serra!

     P-—Bern pensado, Antonio!... Olhem agora aqui esle
 outro ponto.

      A. — Aqui e o mar.
     P.—Sim: este e o Oceano Atlanticn, que banha a costa^

 oriental, da America. A proposito: essa costa e pouco ou muito
 recortada pelo mar? Examinem bem o nosso mappa.

     A. — E' pouco recortada, professor.
     P. — Muito bem. As coslas da America do Sul s5o pouco

 recortadas, como as da Africa. . . Vejam agora si encontram
nessas costas alguma bahia, algum porto.

     A. — Prompto, professor. Aqui esta uma bahia.
     P- — E' o Porto de Santos, o mais importante do Estado

de S. Paulo e o segundo do Brasil.
     A. — E a primeira bahia do Brasil qual e?
     P.—Procurem, mais para o norte.
     A.—Aqui esta: Ballia de Guanabara.
     P.—Exactamcnte. A Bahia de Guanabara, a mais bella

do mundo, banha a capital brasileira... Qual e mesmo a capital
do nosso paiz?

     A- — E' o Rio dc Janeiro.
     P- — Vao olhando sempre para o que eu apontar. Indo para

o norte, temos as bahias de 5. Salvador, Recife, S. Luiz; e para
o sul: as bahias de 5. Sebastiao, Ubatuba, Paranagud, S. Fran-
cisco, Rio Grande etc.                     '

     A.—Quantos navios nao havera nessas bahias!
     P. — Muithsimos... Agora, que estamos ao sul, vejamos

aqui o Rio da Praia, em cujas margens ficam e3tas duas grandes
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 eiilades da America do Sul: Montevideo, •.•apilal ilo L rntiu<i.\ <•

 Buenos Ayres, capital d;i l^'/iit-fdn'<t . •I nj'.eiit'nni.

        A.    Qnno ('• ffainir i> A'n' //'/ Pm.lii!

       P.    Sim: i'' tiin ;_'.i\ini!(- fin Inrrrado prias aguas dos rii>'

 Parana, Pfira^iiflY r ('I'II^IKIV.

       A.—Parece que ai]iii lia dr lia'.i'r ;j;raiiilrs plamr.ies... r.n

 nao vejo inonl.'tiha.s.

       P.--Sim. i'.i\u'i -ao os /null/Hi.^, iitiineiisiis pianos (|iir sc

 exifiidem ale a Piildyon'Ki.

         L--Mas. Ifnins na \iniT!ra dn Sul. (iiiira- plaincirs. ai^in

  (id-, pa in imsf

        P.-  'I'ciini.--. siii'. \rj.iii]: :i i!-> / friniiifi. i];!f r(iinpr>'i)(l<"

"os /.'I'f/io.s d;i. ! i'n<': neii'i: a Jo Aiti<i:<>niis. ',:i)ii!'rla dp iinmenaa-

  florestas. Assiin cuiiin ii'iiirs i\\|ci!sas r iini!as pkiiiiri's. IJinijett)

  temos ullisslmos planal!<i'-. coiiio <i f|iir vaf i!;i ('.olonibia a

  BnHvid (-• o ".randc PInn/il/o (^'uti'til /in llr<isil.

        A.-   Kis j.'uli oiih'a ;-':r;in(i<- srn-a. [»ro(»'ssi)i-'

        P_ — Essa ('> a iiniir-nsa riirdi'iifira qur s<' prol(»]ii;<! jior

  lo;fa a r(is[a (^••i;!cnlal il;i \iiicrira. conlrndi) (is vulcoe- inai-

  lerrivfis p plevadns dii ^lnl»i>.

        •I. -   E i-iiiiio -r chania'.''

        P,—-Ess;! ^ramic (•iirili!hrii'a.. <|IK' vin'<"'s rslan \<'ndo. rlia-

  ma-se (^irtiiii'icii'a dnx iiiili's: iirfr'.rri !'x1a ;i »'n-ia iii-rnlfintal

  i!a \inr'ri(/;i d<) Sn!.

        .i'.' ' Aijiii'lic i'- ,.illd,] i) (^•i';H:ii  'Ilillll! !< ii:\

        p,—\a(". As ro'-ia-. iirridcrlai-s da \iiirrn'a ~;1'> iianiicida-

  Uel(» Of^fSHO P(IC' jii'll: r-IS.iS •~.:''iH t!llli!i> Illlilurilir--. rilUli) rst.lil

  voitdc... Mas. vamos para n inirlr.

         i.-  E aij!!e!l<' 11!,;r. roinn sr i-liama?

       'P. - - Nao e urn mar. .n,en prijucno; e o grainlf •• niaj(.;sti>.--n

  Rio Aninzunas. qiK- coin sciis niiincrosos al'f]ut'i)les, turma a

  bacia amazunica, unia ilas ni>ii' ini[»orlaii[('s do gloho... Quein

  rn-ier •me dizer ondr vae dcseinlfocar o Amazonns'^

         /j. —- RI!!' vac ilfseinliocar iiii ()<'<'<nni !i!<iiilir<).

        P.  - M;is. cni <i(ic poiiio'.''

         A. - - Aqd'. iH) E.<l'nlii ilo Ptn'-i. jinili) a ilila Mnrtiii'i.

        P.—Ccniiinieitii)' nossa \ icii'.ciii.   Olltfm niilrii no.
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     A. — Que rio e esse, professor?

     P. — E' o Tocantins.

     A. — E esse outro?

     P. — E' o 5. Francisco, onde se acha a famosa Cachoeira

•de Paulo Affonso... Estamos agora na bahia de Guanabara. Ve-

 jam como e bella. Nao menos bella e a cidade do Rio de Janeiro

 por ella banhada.

      A. — E aquella sierra, qual e?

     P. — E' ainda a Serra do Mar. Vamos transpol-a ja. Siga-

 mos o leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, por aqui.

 Prompto, eis-nos novamente em S. Paulo.

     Voces hoje ficaram conhecendo alguns aspectos geogra-

 phicos da America do Sul. Havemos de fazer ainda outras via-

 gens, pars continuarmo's o nosso estudo.

                          PtiYSICA
               FILTRACAO E EVAPORACAO

                 0 professor deve sempre ter em vista que e
            muito mais import-ante educar net crian.^a as jacvl-
            dades de observar e raciocinar do que encher-lhe
            a memoria de regras e doutrinas.

    ' (A' mesa o material necessario para illustrar a ligao-

 como: papel de filtro, ou mata-borrao, funis, fogareiro etc.')

     Professor. — (Mostrando um copo corn agua, onde se ve

 deppsitada uma camada de giz.) Como sera que poderemos

 retirar todo este giz da agua?

     Alumno. — Coando a agua.

     P. — Entao, vamos coal-a.

     A. — Pelo papel?

     P. — Sim. Arranje, Antonio, o papel no funil. . . Agora,

 despeje sobrfe elle a agua •em que esta o giz.

     A. — A agua passou.

     P. — Como? Por onde passou. ella?

     A.—Pelos poros do papel.

     P. — E o giz, tambem passou?

     A.—Nao, senhor; os pedacinhos de giz ficaram depo-

 sitados sobre o papel.
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     P. — Porque nfio passaniin pelos poros tambem?
     A.—De certo pcr.lue esses poros cram muito pequenos.
     P. — Reparcm na agua qnc pa-sou para o copu, aqui cm-

baixo.
     A.—Esta bem clara c limpa.
     /-'. — Isto quo fizcmos, cl:a.;na-se jil'rar, ou fillracuo.
     0 papel, a??im coiiio a fbndia, a cireia, o pcdregulho, o

carvao etc., cinfim, qnahjiicr cori)o fine deixc passar o liquiilo
e relt'nl'a as parliculas sulidas nelle conl;<-las, tern o poder dc
fillrar.

     Tome agora csic o'ltro copo, Paulo. Prove a agua nellc
conlida p di2;?.-me o (ji;c ha ncs.-a agua.

     A. — (Provando.) Sal.
     P. — Como sabe?
     A. — Pelo goilo.
     P.—Tome um papcl dp flliro e arranjc-o ncste funil.
     A.—Vamo? filtrar a agua dn sal?
     A.—Sim, mas e melluir dizcr: solucuo de sal.
     A. — A solucao ja passou loda pelo |)apcl.
     P.—Quando fillramos a agua corn giz, onde ficou o giz?
     A. — No papel.
     P.—E agora, onde esta o s-al?
     A.—No papel nao ficou. Dc ccrto ainda csta nn agua.
     P. — Prove a agua onira vcz.
     A. — (Provando.) Esta salgada. Ella ainda conlom sal.
     P. — 0 giz estava dissolvido na agua?
     A. — Nao estava.
     P.—E o sal?
     A. — 0 sal estava dissolvido, sim.
      (Do mesnio modo podcrd sSr filUrada uma solucdo dc

assucar, fazendo-se o alumno proval-a depots, para cerlificar-sc
de que o assncar conlinua a.nda no liqu'.do.)

     P. — A filiracuo retirou as substancias dissolvidas na
agua?

      A. — Nao as retirou, nao, senhor.
     P. — Que substancias, entSo, pode-m. ser 'retiradas pela

filtracao?
      A. — As que ndo estuo dissolvidas,
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      A:—As que nao formam solucoes.
      A. — Nao adeanta, entao, filtrar a agua do mar!
     P. — Filtrando a agua do mar podemos 'retirar-lhe as

 substancias estranhas que nella se encontrem ndo em dissolucdo.
      A. — 0 sal fica sempre?
     P. — Fica porque esta dissolvido na agua.
     A. — E nao se pode retirar de nenhum .modo o que esta

 dissolvido?
     P. — Podemo's, sim; o calor encarrega-se disso. Querem

  A      Q ver/
     A. — Queremos, sim, senhor.
     P. — (Aquece um pouco de salmoura bem forte, a chamma

do fogareiro.) Vejam, agora, o que ficou nesta vasilha.
     A. — Ficou so essa substancia branquinha. A agua desap-

pareceu.
     P. — Que substancia sera essa? Prove-a.
     A. — E' sal.
     P. — Mas, para onde foi a agua?
     A. — Foi, em estado de vapor, para o ar.
     P. — Muito bem. E por isso dizemos que a agua vapo-

rizou-se.
     A vaporizacao ou evaporacao da-se na superficie dos li-

quidos.
     A. — Como nas salinas?
     P.—Sim: o sal e relirado da solucao pela evaporagao.
     A.—Na filtracao, ficamos corn a agua e o giz; na

vaporizacao, a agua desappareceu no ar e ficou so o sal.
     P. — Justamente. Vejo, corn prazer, que compreenderam

bem.

                        LINOUAGEM
             SENTEN(;AS: PREDICADO, VERBO ETC.

     Professor. — Lembram-se do nosso estudo sobre o sujeito7
     Alumno. — Sim. Ja estudamos bem os sujeitos.
     P. — Vojamos agora o resto da sentenca. Que disse eu a

respeito?
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     A. — 0 senhor disse que tu'do que nao e sujeito, numa sen-
tenc-a, e predicado.

     P.—Escreva, Arthur, estas sen'tencas no quadro-negro:
     1 —- 0 gala puloii.
     2 — Car/os uwr papel, peimas, livros, lapis e cadernos.

     3 — Eu venho d escola.
     4 — Ella e boa, aj/plicada e assidua.
     P.— (Mostrando os desenhos no quadro-negro.) — Aqui

temos uma planta, para o nosso estudo sobre as sentencas.

     A. — Os sujeitos sao representados pelas raizes, nao e
mesmo, professor?

     P.—Sim, mas vejamos o sujeito da primeira sentenca,

Alvaro?

     A. — (Lendo a sentenca.) 0 sujeito e — o goto.
     {Os sujeitos das oiif.rns sentencas serdo tambem achados.)
     P. — Entao, como jci vimos, tudo o que nao e sujeito, e...?
     A. — Predicado.
     A. — Assim, toda a porcao da planta que estamos vendo,

po<lem)os comparar corn o predicado, na sentenca?
     P. — Exactamente... Qual e o predicado da primeira sen-

tenca?
     A.— (Le em voz alta.) E' — pulou.
     {Os alumnos acharao os predicados das quatro seiztencas.)
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     P. — Qual e a parte inais 1'orlc ila planta. donde saem

as (inlras. coimi os galhos. as IDIlias cic?

      A. — E' o rau-le.

     P. — Na selUenai, e-ssa park' ('- o rerlw, ((lie e a parte mai.s

iinportaiitc do predicodo.

     Qual sera » rerho da pfiiiirira senlrnca? Vejain a fignra.

     A. — E -  pulou.
     P. — Entao. t'ssa parte pode be-m occiipar o caiile da pri-

mpira figura. Escrevani-n-a ahi.

     A.— (Escrevp puloii, no caule do primeiro desenho.)

      (Egualmenlc seruo achados os verbos das ouf.ras sen-

tenras e collocndos nos respectfros caiiles.)

     P. — Algnns prpdicados sao comi.> as arvorps velhas, que

so tPm o cepo, romo na I." figura.

     A.—All... ja sci: esses predicados so lem verl)0, nao e

vrrdade?

     P.-- Isso nicsino... ^<'lie 11111 desses predicailos 110 quadro-

iK-grn.
      A. —- 0 pfimciiro: - - pitlon.

     P. — Estes verbos, (|iie nao pedeni nada para completar o

~enti(io, sao verbos infrnnsi-livos. de fircdicncao compiefa.

      A. - -• Enlao. o vcrlxi pulon c iiitrnnsitiro.

      ( Mintus ('xemfiios deiiern ser dndos. ale quo se f,rare hem a

nieit dc rcrlw ini.r/iit.'nfir'ii.')

     P. — As vezes, aconlece ijiie no ce'po vein viver e enfeital-o

planta? parasitas.   Nao ((lie o cepo precise dellas.

     Assim tambem sao os verbos intransitivos... Si voce, A'rne-

liro. (pfizer cxpln'tir melEior, como roi ([lie o gato pulou, como

diria?

      A. — 0 gnto fnilou alto.

     A.- 0 galo puion (la cadeird.

     P.—Muito bem. Alto e da cudeiru sao complementos

que modificam o verbo pulou, mas que nao sao indispensaveis.

para que esse verl)o possa formar sentido completo.

     A. --Sao os en f cites.

     P. — Leia. Armando, o siijeito da segunda sentenca, junto

coni o sen verbo.
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     A. — (Le.) Carlos quer.
     P. — Esta complelo o sentido dosse verbo?
     A. — Nao, Eenhor. Falla Eabcr o que Carlos quer.
     (Egualin ente seruo lidos os siijeitos da 3." c 4." sentenca

juntamente corn os seus vcrbos, cliarnnndo-se a a.ttencao da classe
para o sentido, que esld incomplelo.}

     P. — Vcjamos o que Carlos quer?
     A. — Papel, pennas, lit'ros, lapis e cadernos.
     P. — Que e que complela a signlficacao do verbo, Antonio,

na 3." sentenga?
     A.—A' escola e o que completa a sentenca.
     P. — Quando eu digo ella e, voce entende o que en digo?
     A. — Falta dizer o que.
     P. — Ja vem voces quo ha complementos que fazem falta

e outros que nao o fazem.
     A maioria dos nossos verbos precisa dalguma coisa para

completar o sentido, preci?a de complementos indispensaveis.
     A.—Esses nao sao enfeiles, sao coisas uteis.
     P. — Os complementos indispensaveis sao chamados com-

plementos essenciaes, e os ouiros sao accidentaes.
     A.—Papel, pennas, livros, lapis e cadernos, na 2.° sen-

tenca, formam um complemento essencial.
     A. — A' escola tambem e complemento cssencial do verbo

venho.
     ^_—Boa, applica.da e assidua formam o complemento

essencial do verbo e.
     P. — Sim, todos esses complementos sao essenciaes, mas

differenles uns •dos outros, como veremos amanha.

            FIGURAS EQUIVALENTES

            "A geamelrift realmestle descriliva •e iniuitiva
       f'. a unica que deve ler o direilo de enlrada snas
       escolas primarias."

Professor. — Tomem seus novos cademos de contas.
Alumno. — Estes cadernos sao .differentes dos outros,
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     A. — Nelles nao cabem mui'tas contas.
     P. — Porque pen'sa voce que nelle's cabem menos contas?

0 formato delles e outro, mas acho que nelles cabera o mesmo
que nos velhos.

     A. — Parece que sao menores.
     A. — Pelo menos sao mais estreitos.
     A. — Mas tambem sao mais coimpridos.
     P. -^- Vejamos. Mario, o seu caderno, que e dos antigos,

que tamanho lem?
     A.— (Medmdo.) Elle .mede 0^20 por O,"^!.
     A. — E' quasi quadrado.
     P. — Mega agora o seu, Antonio, que e de formato novo.

    ^A. — (Medmdo.) 0 meu tern 0,"175 por 0,In24 de altura.
   " P. — Que forma, que figura geometrica repre&entam os

seus cademos?
     A. — Tanto os novos como os velhos sao rectangulos.
     P. — Lembram-se como achamos a area dos rectangulos?
     A. — Multiplicando-se a base pela altura.
     P. — Vao ao quadro-negro, Mario e Antonio.
     Cada um de voces vae achar a area do seu respective

cademo.
     A.—Saber o espaco que cada caderno occupa?
     P. — Isso mesmo.

    'A.—Assim podere'mos saber qual o caderno efn que
cabem mais contas.

     A. — (Faz a operacao.) A area da pagina do.meu cademo
e de O,-2 0420.

     A. — Que interessante! A area do meu cader-no deu a
mesma coisa!

     A. — Entao, cabe o mesmo numero de 'oontas, tanto num
caderno como noutro.

     P. — Estes dois cademos, estes dois rectangulos, porque
occupam a mesma area, chamam-se rectangulos equivalentes.
(Tomando uma folha do caderno velho.) I'sto e um. . .?

     A.—Rectangulo.
     P. — Quanto mede elle?
     A.—De altura O^O e de base 0,"'21.
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     P.—'(Dando a follia de papel a um alumno.) Parta o
rectangulo ao "neio, no sentido da base.

     A. — Ficam dois rectangnlos de O.'^IO por 0,"121.
     P.—Junte as partes mais curlas.
     A.—Ficou um reclangulo comprido.
     P.—Que coinprimento tern agora?
     -.4.—Tern O,"^ de base e O^IO de altura.
     A. — A base dobrou e a altura ficou pela metade.
     P. - - A area do rc'cEaiia;u)o foi modit'icada?
     A. — Nao, seiihor. So corlamos o papel, mas nao dimi-

nuiino? neni accre'-fentainos pedaco algum.
     A. —- So mudon do forma.
     A. - - Esse re'taiigulo comprido e a foiha do caderno sao

rectnnc'Ji los equ ivnienles.
     P.—Tire um cenlimctro desses papeis, no comprimento.
     A. — Ficaram quadratics.

     P.—Medindo quanio?

     ,4.—Me(lindo 0,'"20 por O.'^O.
     /L- •A area desi" (iiiadrado e de O^OW.

     7'\---Tome um dcsses quadrados. Dolire-o e corte-o pelo
•meio.

     A.—Ficaram dois rcctaiigulos.

     A,—D€ 0^20 de base e 0,'"10 de altura.

     P.—Jinile as bases em linha recta.

     J.—Assim, teromos um reclangulo comprido de 0."'40
por 0,'"10.

     P.—Cuja area sera de...? Quanio?
     A.—De O.-^IO.

     P. — Tome, Alvaro, outro dos nossos quadrados. Dobre-o
pelo meio na direccao dos vertices nao conseculivos.

     A. — Pela diagonal?

     P. — Sim, corte-o pela diagonal. . . Que tern voce agora?
     A.—Dois triangulos rectangulos eguaes.
     P. — Colloque juntos os triangulos, de modo a formarem

um so.
     A. — Assim formam um triangulo grande.



     P. — Qual e a area desse triangulo?
     A. — E' a do quadrado cortado e depois reunido. Deve ter

a mesma area.
     P. — Quanto tern de base o triangulo?
     A.—Tern 0,-"40.
     P.—E de altura?
     A. — Tern 0^20.
     P. — Faca o calculo para saber a area desse triangulo.
     A. — A area do triangulo e egual a metade da base mul-

tiplicada pela altura. (Fazendo o calculo.) A area desse trian-
gulo e O^OW.

     A.—Ainda posso collocar os dois triangulos juntos for-

mando esta outra figura.
     P. — Que figura e?
     A. — Um parallelogrammo.
     P. — Este parallelogrammo que area tera?
     A. — A base, que e O.^O, multiplicada por 0,"'20, que e

a altura, da a area de O,"'2 040.
     A.—Um quadrado, um rectangulo, um triangulo e um

parallelogram mo corn a mesma area!
     P. — Todas as figuras que tern a mesma area sao figuras

equivalentes.
     A.—Nao precisam ser todas Tectangulos.
     A.—A forma nao importa; basta que tenham a mesma

area, nao e exacto?
     P. — Justamente.

                   HISTC'RIA DO BRASIL
                       24 DE MAIO

                0 facto historico explicado na data do seu acon-
            tecimento impressiona, fixa-se melhor.

     Alumno. — (Depois de ler no quadro-negro a data 24 de
Maio.) Hoje nao e feriado?

     A. — A mim tambem me pareceu conhecida a data da hoje.
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     A. — Eu sei que e data celebre, porque nos temos uma rua

corn esse nome.
     Professor. — Bern dis&e Carlos que a data 24 de Maio e

celebre. Nao e feriado, mas e data que deve ser lembrada e
commemorada, especialmente nas escolas.

     A.—Que representa essa data?
     A.—Entao, voce nao se lembra da Guerra do Paraguay?

     .4.—-Ah!... E verdade! 24 de Maio de 1866.

     P. — Voltemos, entao, a esse mez e anno, nao para re-
cordar horrores e tormentos, mas para estudar e melhor gravar
os acontecimentos e os actos de bravura dos nossos soldados.

     A. — Foi um horror!
     P. — Sim. 0 mez de maio de 1866 foi para as forcas bra-

sileiras empenhadas na tremenda campanha contra o dictador
Solano Lopez, um mez de penosissimos trabalhos.

     Nos primeiros dezesete dias travaram-se muitas pequenas
pelejas. De 17 a 23 houve um descanso.

     A. — Ainda foi bom.
     A.—Tiveram tempo de se preparar para o dia 24.

     P. — Durante ease inlervallo o General Osorio tratou de
refazer as suas forcas. Os .seus trinta e dois mil bravos prepara-
vam-se para encetar a marcha a 25.

     A' luz dum sol bellissimo vinte e cinco mil paraguayos
oahiram repentinamente sobre o acam'pamento brasileiro.

     A.—Eu pensava que as batalhas davam-se a noite.
     P. — Pois essa, a de Tuyuty, deu-se as onze horas da

 manha. Dizem ate que os nossos soldados estavam almocando.

     A.—Nao acabaram o almoco!
     A. — Como foi que deixaram os paraguayos chegar sem

 os perceberem?
     P. — Osorio, Mitre e Flores desconheciam o territorio, que

 era por denials conhecido dos paraguayos.
      A. — Pudera! Estavam na terra delles. Deviam conhecel-a.
     P. — Fogo terrivel e continuo, que durou cinco horas, deu-

 nos afinal a victoria.
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     A. — 0 General Osorio commandava as nossas forcas, mas
quern o ajudava?

     P. — Millet, Sampaio e Argollo foram alguns dos heroicos
companheiros de Osorio.

     A. — Entao, hoje precisamos cobrir de fores o retrato do
General Osorio, uma vez que nao temos retratos dos outros.

     P. — Conta-se que, como por encanto, negro de fumo, corn
a tez bronzeada pelo sol, ebrio de heroismo, appareceu o General,
gritando: "Viva o Brasil! Coragem! A' f rente! A' f rente!"

     A.—Aposto que depois disso, todos lutaram melhor.
     A. — Quantos homens perderam os paraguayos nesta

batalha?
     P. — Muitos: perto de quatro mil. Nos tambem perdemos

mais de tres mil. 0 numero a gente esqueee corn facilidade; o
que nao se esquece e a bravura indomita de Osorio e seus com-
mandados.

     A. — Papae diz que o General Osorio era um valente!
     P.—Era um destemido: punha-se nos logares onde mais

forte era a peleja.
     A. —E como acabaram a batalha?
     P. — Os inimigos fugiram na maior desordem.
     A. — Porque sera que essa batalha nao fez terminal' a

guerra?
     P. — 0 General Osorio, em seu relatorio, disse que si nos

tivessemos tido cavalhada sufficiente, corn que pudessemos per-
seguir o inimigo na sua retirada desastrosa, muito provavel-
mente a batalha de 24 de Maio teria posto termo a guerra.

     A.—Que pena que nao pudessemos perseguil-os!



22REVISTA ESCOLA R

                        A MOSCA

     Alumno. — Que mosca importuna, que nao me deixa

escrever!
     Professor. — Ellas nao so sao importunas, como sujas e

nocivas.  Sao perigosas mesmo.
     ^—Perigosas! Como? Pois ellas nao mordem!...

     p. — Ellas nao mordem, mas sao Iransmissoras de

doencas.
     A.—Nao enlendo .corno podem transmittir doenc-as,

quando nao 'mordem!
     p — Nao veem voces como as moscas gostam de tudo que

e iinmundo? Nada c sujo para ellas. Pouscim em detritos

ve°-elaes e animaes, onde ha bacterias de molestias, especial-

mente do tvpho, e depois voam e entram em nossas casas corn

csse venc'no no sen corpo.
     /f. _- E vein voar e pousar sobre a nossa co.mida.

     ^.—Ellas gostarn de pousar no assucar, no leite etc,

     P. — A mosca leva comsigo sujeira, onde qucr que v;L

Vejamos os seus habitos, a sua vida, para que tratemob de ex-

 lerniinal-as c do eviiar o sen c,i;nlaclo.
     A.—A mosc'a pop ovos, nao ])(")(;?

     P. — Uma so mosca poe tanio como 120 ovos.

      A. —• Dez duzias!
     p, _- No estereo ou em quaiquer residuo animal ou vege-

 tal- as moscas poem os sens ovos. Seis a oito horas depois de

 postos, esses ovos transiorma.m-sc cm iarvas. As larvas ali-

 mentam-se, durante uns cinco dias, da subslancia em decompo-

 sicao sobre a qnal foi o ovo poslo. Dcpois desse tempo tr.ms-

 formani-se em cln-ysallidas, dmrle, dcpois (linis '-fi-; 'lias,

 saem as moscas. Dentro <!(; porcos dias essay novas n!;)".as

 poem ovos, e comeca nova gcracao.
     .4.—E' um nunca ;u-;il»ar de-inoscas!

      ^._Ma?, corno e ljuc fllas Iransmiilfm as dncnf,;as?

      ;-»._ (Moslrciiido uma inosca sol» uma lenie). Olhe, aqui

 nesl.a lenLe.
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     A.—Como a mosca ficou grande!
     A. — A cabeca e as pernas estao cobertas duma porsao de

pellinhos.
     P. — Esses pellinhos sao os conductores das bacterias.

Enchem-se corn facilidade das bacterias, ou microbios nocivos.
     A.—Entao, por onde a mosca passa ou onde poe a bocca

vae deixando esses microbios?
     P. — Justamente.
     A.—Vou tomar bastante cuidado para nao deixar as

moscas pousarem em nada do que e meu.
     A. — Especialmente no que for de comer..
     P. — 0 que e precise e evitar a accumulacao, perto das

nossas casas, do lixo ou outras substancias de que as moscas
gostam, e assim evitar que ahi deitem ovos.

     A camara municipal duma localidade, ao norte da Ingla-
terra, onde ha muita gente pobre e ignorante, chegou a conclu-
sao de que seria muito mais barato fornecer; a sua custa, leite
puro, que nao tivesse sido contaminado pelas moscas, do que
pagar pelo enterro do grande numero de pobres criangas, sacn-
ficadas por causa das moscas.

              EDUCA^AO MORAL E CIVICA

           0 SERVigO MILITAR OBRIGATORIO

               "Todo o brasileiro e obrigado ao servico. militar,
            em defesa da patria e da Constituted!), na forma das
            leis federaes. Ninguem tern o direito de furtar-se ao
            prepare militar."

     Professor. — Que e que voces tanto olham la para fora?

Isso e falta de attencao; e muito feio.
     Alumno. — Desculpe-nos, professor; estavamos a olhar a

Forca Publica que vae passando.
   • P. — Esia bem. Podem levantar-se para vel-a passar, mas,

corn muita drdem!... Enlao, estao satisfeitos agora?
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     A. — Sim, professor.
     P- — Parece que voces gostam de ver soldados a marchar,

nao e verdade?
     A. — Eu gosto muito.

     A. — Eu tambem, professor.
     P. — Sabem voces que no Brasil, assim como em quasi

todos os paizes do mundo, todo o cidadao e obrigado a ser sol-
dado, a fazer o servico militar?

     A. — Eu nao sabia!
     P- — Pois assim e. Todo' o cidadao deve prestar este ser-

vice ou no exercito, ou na armada.

     A. — Que e exercito?
     P. — E' a forga, o conjunto de soldados que um paiz

possue em terra.
     A. — Quanto tempo precisamos ficar no exercito?

     P- — Varia de um a dois annos, para voluntaries e sor-
teados, sendo em certos casos reduzido esse tempo a seis e
quatro mezes para os voluntaries.

     A. — E na imarinha?

     P. — 0 tempo de service de instruccao e de dois annos
para os sorteados e de tres para os voluntaries.

     A. — Sorteados?\

     P. — Ja vou explicar. Todos os annos, os jovens que
completaram 21 annos sao alistados e em seguida escolhidos,
pela sort-e, para servir no exercito.

     A. — Sendo sorteados, sao obrigados a servir?

     P. — Sim. E aquelle que nao se apresentar e conside-
 rado deserter. E' preso, processado e punido pelas leis penaes
militares.

     A.—Mas, meu primo foi sorteado e nao serviu!

     P. — Ha mtesmo casos em que a lei permitte ao sorteado
requerer "habeas-corpus," isto e, uma ordem do Juiz Federal,
que o isenta do servigo fmilitar.

     A.—Ah!. . . mas o senhor disse que o servigo militar e
 obrigatorio!

     P.—Sim, mas podem requerer dispensa delle:
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     a) os que forem sorteados quando ainda menores, isto e,
antes de completarem 21 anrios;

     b) os incapazes, isto e, os que possuem defeitos physicos
que os tornem impossibilitados de bem servir no exercito ou na
marinha;

     c) o filho unico, arrimo da familia etc., etc... Seu primo
de certo estava nalgum desses ca'sos. . . Falemos agora do
voluntario.

     A. — E' aquelle que vae de livre vontade, nao e?
     P. — Sim. E' todo aquelle que nao espera ser sorteado

para servir o Brasil como soldado; apresenta-se espontanea-
mente, sem ser obrigado •a fazel-o.

     A. — E ao que nao e .sorteado, que acontece?
     P. — Nesse caso, si nao quizer ser voluntario, tambem

nao e mais obrigado a servir a patria militarmente. Obtera
um certificado que o declara isento do servigo (militar obriga-
forio por ter sido alistado e nao sorteado.

     A.—Meu irmao tern caderneta de reservista nas linhas
de tiros, e disse que esta livre do servigo obrigatorio. E' ver-
dade?

     P. — Sim, elle fez uim curso complete, que o torna apto
para a vida militar e .0 ensma a bem agir no momemo em que
a patria reclamar os seus servigos como soldado.

     A. — E' verdade que nao se pode ser empregado publico
sem ter cademeta de reservista?

     P. — Sim, ou entao e precise um attestado que declare
estar o candidate ao cargo publico isento do servigo militar,
em dia corn as suas obrigagoes militares.



   A IMAGINACAO E SUAS VARBEDADES NA CRIAN^A

                                    (F. QLIKIRAT. — Trad.)

                         CAP1TULO VF

                          o 'npo MOTOK

                          {Continu.a.cuo)

     Numa these notaveL que ja livenios opporlunidade de
citar, Gilbert Ballet, professor da faculdade de medicina de
Pariz refere, nos scguinles lerrnos, a sua propria ohservacao:
'''Em niiin, diz elle, as imagens rnoloras t^in, nas conibinacues
ordinarias de reflexao, nma inlensidade nmito grande. Tenho
a sensacao de que, salvo circumslancias ('xfepcionaes, nno vejo
neni enlendo men pcnsamenio:, lalo mcntalinente. Em mim, co-
mo em quasi todus os nwtores, eu ))cnso, a palavra interior tor-
na-se muitas vezes Itastanic viva ])ara que eu chegue a pronun-
ciar em voz baixa os vocalmlos.

      Alii esta a forma dc imagens vivas, em nos motores. Por
esta predominaneia das represeiila^ocs inoloras sobrp as audiii-
vas e as visuaes, ex|)lifam-se ccrlas partlcularidades interc's-
.santes. Um visual encarregado diiina licao (ouvi ha pouco
CSiai'rot a[)i'esei)tar cxciii)>!'>s iimilo irisaiilt's) podera f'screvcl-a
em sua inlcgra (.' <!(-p'iis li''l-a m;'iila!iiicnle. E' onira e'spe-ic de
mo'ur: ?ua incmoria visua! i-'eiidu mciios viva, elle {era mais
dill'ic'i.iidade cni st.'^iilr corn a visia o iiiaiiiisrrilo, e si cl!" qui-
/••'•-c rcrorrpr ao pr,')(;e-so (•inprry,iii!o pelo i.nsn/il, se cxporia a
 j»cnos;is iiiicrt'llpi]"!;,1' na cli;s-i!i;;'i(i. i'ar;i niiiii nao iia nhiida'le
al^iinia •'in i)i'c|iara)' unia ln;:'iu nn srils (li'iallics; o •incliinr c c!)n-
 tciitar-iiic (•in apaiiii.ir-Ilic ;is (iivisocs jirincipacs. En nao posso
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(a menos que nao tenha um exercicio prolongado) ler mental-,
monte minha ligao. Mas em minha qualidade de motor, recor-
do-me claramente quando a fiz. Minhas representacoes de arti-
culacdo ma repetem, e ser-me-ia facil reproduzil-a corn mais
facilidade do que quando eu a fiz pela primeira vez."

     Como se ve desta observacao, os motores nao veem, nao
ouvem seu pensamento mas o falam. Nelles, nao sao as imagens
visuaes ou auditivas das syllabas e das palavras que, em virtude
da lei de associagao, se chamam, umas as outras, mas sim os
movimentos de articulagao. Tomemos para exempio este, verso
de Racine:

     Sim, e Agamemnon, e ten rei que te desperta.
     Emquanto o visual, quando evoca, ve as imagens se succe-

derem: sim, e Agamemnon, taes como ellas sao escritas aqui,
•e o auditivo ouve os sons: sim, e. A, ga, mem, non, — o motor
tern consciencia duma serie de movimentos de articulagao; a rna-
gens dos movimentos produzidos para pronunciar sim, e, acar-
reta por sua vez a imagem dos movimentos necessaries para a
palavra Agamemnon, e e ao lembrar-se destes movimentos que
o motor se lembra das palavras.

     Por esta importancia das imagens musculares na lingua-
gem interior, concebe-se quanto ahi devem ser apagadas as re-
presentagoes differentes. Emquan'to as imagens auditivas em
Egger tern total predominancia que elle desconhece quasi o
papel das outras, no psychologo allemao Striker, ellas sao rele-
gadas a piano inferior e substituidas pelas imagens motoras de
articulacao. "Quando eu penso em palavras, escreve este ultimo,
digo que as imagens auditivas, segundo a consciencia que dellas
tenho, nao intervem de modo algum." E '•nais adeante: "0
exame de minhas representagoes de palavras prova que ahi nao
se encontra nem imagem visual, nem lembranga dos caracteres
da escrita." Evoca elle algum verso? Parece pronuncial-o. De-
lalhe curioso: nelle, as representagoes musicaes sao motoras
como as imagens verbaes.

     Si Striker e o primeiro que, pela analyse detalhada do
seu proprio caso, nos mostra taes particularidades de linguagem,
pode-se tambem, a julgar pela passagem seguinte dos "Essais,^
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classificar Montaigne entre os motores. "0 que falamos e precise
falarmos primeiramente a nos; e precise fazermos soar em
nossos ouvidos, antes de falarmos a outrem," isto e, como
explica Egger, a crianga nao pode fazer ouvir a outrem nenhu-
ma palavra si ella nao tiver se exercitado antes a pronuncial-a

por si mesma, em voz alta.
                                           (Continua.)

          A EVOWAO PSYCHICA DA CRIAN^A

                                (H. BOUQUET.—Trad.)

                  PRAZERES E PENAS

                       (Continuacdo)

     Assim e que, para mostrar sua alegria, a crianga agita os
bragos e os pes algum tanto desordenadamente, mas bem
differente da maneira por que os move na colera. A estes movi-
mentos ella reune pequenos gritos, esses sons alegres e suaves
que constituent o que chamamos seu balbuciar e que falam tao
been ao coragao das maes. Assim tambem notam-se os gritos
estridentes e agudos por meio dos quaes a crianga mani-
festa suas sensagoes desagradaveis, gritos que attingem, na
colera, um diapasao quasi extraordinario, dado o pequeno ser
que os emitte. Ao mesmo tempo, os gestos bruscos, as contor-
 soes, a vermelhidao do rosto tomam parte na attitude geral
que caracteriza o descontentamento. As lagrimas vem, emfim,
completar a scena.

     Em realidade, as lagrimas sao um signal bem importante
 nas criangas. Ellas nao apparecem apenas quando as im-
 pressoes desagradaveis tern uma razao verdadeira; manifestam-
 se na dor, por exempio, nesses desesperos tao profundos em
 apparencia, que as criangas tern por coisas que Ihes parecem
 consideraveis e que os adultos nao julgariam' taes. Quando a
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mae se afasta subitamente do filho e desapparece do seu campo
visual, ha, depois dum momento de espanto, uma verdadeura
crise de desespero, na mor parte das criangas. Sem duvida suc-
cede, dum lado o desgosto de haver cessado uma sensagao agra-
davel, e doutro lado, uma idea de isolamento, que e para
as criangas um verdadeiro soffrimento. 0 que se observa bem
e que nessas coleras sem causa de valor, as lagrimas quasi
nunca sobrevem. A crianga, tomada nos bracos, apresenta
immediatamente mma physionomia sorridente, corn as conjunti-
vas absolutamente seccas, ou pouco mais ou menos.

     Mas ha um elemento e»xtremamente importante que inter-
vem a partir duma certa edade e que vae, na expressao da

alegria, de occupar um logar preponderante: e o rir.

     Corn ansiedade a mae aguarda o primeiro sorriso do
 filho. Ella o espera em geral entre o quarto e o quinto mez. E,
no momento em que esse sorriso apparece, nao exprime pro-
 priamente alegria, mas apenas calma e bem-estar.  Denials,
nesse periodo parece haver necessidade de provocal-o. A cri-
anga responde por um isorriso ao sorriso da mae ou as suas
palavras suaves e carinhosas. E' precise esperar ainda algumas
semanas para que esse sorriso seja verdadeiramente espontaneo,
que acolha, por 'exempio, de manha, a apparigao dos semblantes
amigos ou dos brinquedos habituaes. Depots, pelo setimo mez,
 o sorriso se desenvolve, torna-se mais franco, mais aberto, e
 emfim prepara o riso franco que se manifesta pelo oitavo mez.
Ja, desde o appareci'mento do riso espontaneo, nao ha mais
 verdadeira alegria, contentamento perfeito sem elle, e, nessa
 figura de crianga, tudo ri as impressoes felizes, desde a boca
 ate aos olhos, sem contar os gritos alegres e os movimentos de
 que ja falamos.

      Ao mesmo tempo, fora dos gritos e das lagrimas, o rosto
 da crianga sabe reflectir as impressoes desagradaveis, pelas
 rugas da fronte, pela expressao do olhar e pelas commissuras
 bocaes.

      Nesse periodo ella sabe perfeitamente afastar corn o gesto
 os objectos que a desagradam e, pelo contrario, extender as
 maos para as coisas desejadas. Mais tarde ella accrescentara
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a esses movimentos o de denegagao da cabega em presenca de

objectos apresentados e que a nao agradem. Seria um pouco

obscuro quorer discernir donde vcm esse movimento de denega-

cao que conserva-.-nos tao inlenso na edade adulta. Mas, si consi-

derarmos que esse e o gesto natural da cabega para afastar a

boca, por exempio, dum prato (pe nao agrada, e provavel que

o movimento de denegacao 'eja uma extensao desse gesto.

                                         (Continua.)
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LICOES DE COISAS

                    0 FERRO FUNDID9

     Professor. — Vamos, hoje, continuar nosso estudo sobre
o ferro.

     Alumno. — Quando vimos as estampas dos altos fornos, o
senhor falou em ferro fundido e ferro forjado. Qual e a dif-
ferenca?

     P. — Vejamos primeiro o ferro fundido.
     Quando o ferro sae do fomo, o ferro bruto, ja e, mais

ou menos, fundido.
     A.—Porque foi derretido, nao e?
     P. — Justamente. As barras de ferro, depois de resfria-

das, sao de novo submettidas a uma segunda fusao.
     A.—Em outro forno?
     P. — Sim, mas desta vez num forno menor. Ahi o ferro

purifica-se tornando-se mais fluido.
     A.—Bern liquido, nao e?
     P. — Exactamente. E' entao despejado em moldes ou

formas especiaes, donde ja saem diversos objectos.
     A. —Quando esia liquido pode correr bem e encher todos

os vaosinhos das formas.
     P. — Muito bem! E' isso mesmo.
     A.—E que objectos se fazem ccm esse ferro fundido?
     P. — Fogoes, grelhas, grades, columnas etc., etc.
     A.—E' forte esse ferro?
     P. — Todo o ferro e forte. A qualidade que falta ao

ferro fundido e a malleabilidade.
     A.-(?)
     P. — Quer dizer que o ferrd fundido, nao sendo malleavel,

nao pode ser batido, quebra-se corn facilidade.
     A.—E' quebradigo.
     P. — Nao se pode forjal-o, martellal-o.
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     A.-— Entao, nao e lao duro.
     P. — No limar e forjar e mais duro que o ferro puro,

porem resiste pouco aos choques.
     A. — Entao, o ferro fundido nao e puro?
     P. — Perfeitamente puro, nao. Contem certa porcao de

carbono recebido na combustao que soffreu no alto fomo.
     A. — Emfim, o ferro fundido e ferro facil de se quebrar.
     P. — Sim. E' precise, pois,, ao usal-o, lomar isso em

consideragao.

     Professor. — Lembram-sc- da ultima licao a respeito do

ferro fundido?
     Alumno. - Eu me lembro, professor. Mas, ainda nao

acabamos a ligao sobre o ferro?
     P. — Falta o ferro batido.
     A. — Essa qualidade de ferro e malleavel, ja sei.
     P. — Vejo que voce preslou bem attengao a aula passada.

0 ferro batido e aqudle ao qual se retirou a maior parte do
carvao que nelle se achava.

     A. — E como o retiram?
     P.— Ja vae saber.
     0 ferro fundido e novamente aquecido e (niando em massa

molle e exposto ao sopro de grandes folles.
     A. — Para que?
     P. — 0 calor liquefaz o ferro e o ar queima o carbono

que elle encerra.
     Perdendo elle o carbono, fica uma substancia meio espon-

josa.
     A.—Uma especie de esponja vermelha.
     P. — Essa substancia e entao .malhada e sempre exposta

ao ar dos folles.
     Quanio mais martellado, quaiido em bi-asa, mais dureza e

 tenacidade obtem o ferro.
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     ^- — Eu ja vi o ferreiro aquecendo e malhando o ferro.
     P. — Quando se quer reduzil-o a barras ou lammas, e pre-

ciso fazel-o passar por laminadores.
     A. — Que sao laminadores?
     P. — Sao cylindros de ago, que reduzem o ferro a laminas.
     A- — 0 ferro batido e o mais resistente e forte.
     A.—0 mais util dos ferros.
     P. — Sim. Todas as variedades de ferro sao uteis. E'

preciso nao esquecer o ago, que e o ferro refinado, e utilissimo.
Havemos de es'tudal-o brevemente.

     A.— Quanta coisa nao ha feita de ferro!
     P- — Muitissimas, e voces vao me dar algumas.
     A. — Navios, ancoras, locomotivas.
     A.—Machinas de toda a especie.
     A. — Pontes.
     P. — Que mais?
     A. — Instrumentos diversos. . .'
     A.—Nao e sem razao que elle e chamado o rei dos

metaes !
     P- — Muito bem. 0 que de certo voces ignoram e que

ha ferro em nosso sangue.
     A. — E" por isso que muitos medicamentos contem ferro.
     P' — Sim, as vezes temos necessidade de absorver essa

substancia, para fortificar o sangue. Entao, tomamos medica-

mentos que a contem.

                          A CERA

     Professor. — Vamos tratar duma nova ligao, mas antes
quero saber, Antonio, qual foi a sua leitura de hoje.

     Alumno. — Li, neste livro, que a camaubeira tambem
produz cera. Eu pensava que a cera era exclusivamente pro-
ducto das abelhas.

     P- — A cera mais conhecida e, corn effeito, a cera das
abelhas; e um producto animal, mas ha tambem cera vegetal
e ate cera mineral.
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     A. — E' por isso, de certo, que a gente diz cera de abelha.

     P. — Justa.mente, para differengal-a das outras ceras.

     Cc'iiH'cemos pela cera animal. Vejam aqui este pedaco

de cera.

     A.—A mais conhecida.

     P. - Par.') sjue fim. as abelhas labricam a sua cera? Sent

para !a'. ci'ci'f-f'ni aos liomctis. (jiic Ihes roubam o mei?

     :1.—A rera serve-lhes dc deposito para o mel.

     P. — Muito been.  E nos para que a usamos?

      A.- --Para encerar soallios.

      1.—()^ sfllririis passain rera na linlia. para ri)sliirar os

I •ll 11!'; I.-.

      A.— Ha velas e phosphoros feitos dc cera.

      !.—Mas. a niciior ).);irl(' ilas velcis nao i'' (fila (ie rera!

      P.—DP quc sao feitas?

      ?. —- Dc ("sparinarfle.
      /•'. — Pois (i (•spar:iia>'cl<' ('• (iiiira ••(•r.i aninial.

      .-/.—Qiif animal prodir/ o espariiiacric?

      P.—0 lionicm relira o fspar.ina'cete da <-al»(\'a ilo.-. <-<icha-

 lotes.

      .-?. — Cachalotes:'1

      P.    Sim: sao animars inariii!ii)s. seinclhaiilt-s a haleia.

      .1.—Qiie judiacao! Mellior seria fazer todas as velas de

 cera de altellias. sr'in sacril'irat- •is po!>res dos cactialotes!

       4.—Pt'olcssor. a rcra i|iiaiido retiraila das colmeias nao

 e !)r>iii(]ninlia assini. conio essa <iuc alii esia.

      P.—Nao e mpsino, c v<)r»"' ja vac saber a razao. Para

 qur a lavadeira cxtende a roupa na grama, ao soi?

      J.—Para alvcjal-a.
      P.—A hiz do so] tambem hranqueia a ccra. (Mostrando

 a classc uma vela dc sc!»i; c lima dc parafina.) Sao eguae"

 estas duas velas?

       A. — (Moslraiido.) Esta ('• •lr se!)o e estu e de cera.

      P,—-Como e i(u<' \<w sal»f i]u<-' essa nao ('• de sebo?

       A. — A cor »'' dil fcrente.

      P.—Apalpando-as. qiu- differenca nota?

       A.—A dr cera e mais dura.



REVISTA ESCOLAR35

     P. — Que cheiro tern a de cera?
     A.—Nao tern cheiro.
     P. — Muitas velas chamadas de cera, nao sao de cera

animal; sao de cera mineral.
     A.—Entao, ha minas de cera?
     P. — Essas velas sao feitas de parafina, extrahida do

petroleo.
     A.—Ainda fal'ta a cera da carnauba.
     P.—Voce nao se esqueceu da ligao!... Sabe de que

parte da camaubeira se extrae a cera?
     A.—Nao sei, nao, senhor.
     p. _ Das folhas novas. Emprega-se essa cera nao so nos

discos dos gramophones e nas fitas cinematographicas, como
na fabricagao de velas e pho&phoros.

     A. — Quanta coisa!
     p.—Ainda nao e so: a cera ainda e empregada pelos

marceneiros, dentistas, sapateiros etc.
     E' precise, pois, que nao faltem abelbas e cachalotes pro-

duzindo cera animal; jazidas de petroleo produzindo a para-
fina — cera mineral; e a carnaubeira produzindo cera vegetal.

     Actualimente, e o Brasil um grande productor de cera

vegetal.

                         0 LACRE
     Alumno. — Outro dia, quando estudamos a cera, eu lem-

brei-me de perguntar-lhe si nao e cera aquillo que vem sobre

as rolhas dalgumas garrafas.
     Professor. — Aquillo chama-se lacre!
     A. — E o lacre nao e cera?
     lP. — E' uma mistura de cera corn resina, ou breu e tratada

pelo alcool.
     A.—Mas, por que sera que as garrafas vem lacradas?

Que faz o lacre?
     P. — Conserva as garrafas bem fechadas.
     A. — Ah!. . . nao deixa o ar penetrar nas garrafas. . .
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     p. — justanienie, c assini cvila quo o vinliu. o licor e
oulras bcl»id;is s<- e-lragiK-m. . . Onde mai-. ja vili voce cmpre-

gado o lacre?
      ,4. _ M,|S carias rcgislradas <iuc traze:n dinheiro.
      P,--Sim. a- ''arias impcrlaiilcs e as (juc <'.ontem valores

iamheni <'';si'!inaiu si'i- (•a''••!1l!ll!l!as so'i'i'f o laci'!.'.
      ,^_P;'ra ',!F;'.r o 1acrc <'• pn'risi) aquccel-n, nao e?
      p _ ^'no .0 acjucr^l-i) <-om;> dcri-p.lcl-o, para ellc adherir

i)ein aos objectos.
      .4.—E1lr adiicrr ix-m. ilK',' ('• fraco,
      P.- - Si:".   Dcpois ;'(• .irri'i'-cido o I:!»T<- lorna-s^ friavel.

 isto ('•- qii(-')i';>-c !''c';'ilr,ici)tc.
      A.—Tono o Licrc nao e verniellio, ('•?
      P.— (} 'larrr w.\c K'!- qu'liqiK'f ••or, (•nnfornip a linta •iue

 SP 1hp jinua.
      ,-f _ '\;i^ ^arrafds, as vexes, e \<'i"i!c.
      P.-- Podr-se-lhe dar a cor one se qni/et-, como ja disse.

     Alumno. — Posso cscrever a licao corn o lapis?

     Professor. - Porque?
     A.- -A tinta do meu linteiro nao esia hoa.
     P. — Que tern ella?
     A. — Borra loda a escrita.
     P.—Isso de certo e porque o tin-leiro nao esta li-npo.

     A. — E' inesmo. . . no fundo lia urn deposito.
     P. — A tinta exposta ao p6 fica mesmo grossa, borrando

com facilidade. Daqui lia pouco voce ira pedir ao servente que
lave o seu linleiro c rcnove-llie a tinta.

     A.—Eu posso trocar a minha tinta tambem'.''
     P. — Que aconteceu a sua?
     A.—Esta aguada. Parece que Ihe puzeram agua.
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     P.—A tinta do Mario nao presta; borra, porque estd
grossa demais; a sua tambem nao presta, porque estd rala
demais.

     A.—A. cninha esta boa.
     P. — Vejamos que qualidades precisa ter uma tinta para

que seja considerada boa.
     A.—E' preciso que nao borre a escrita.
     P. — E o que mais?
     A.—Que nao desbote corn o tempo.
     P. — Muito bem, e isso mesmo. A cor fixa e signal da

boa tinta. E' por isso que preferimos e&crever corn tinta tudo
quanto queremos guardar.

     A. — A escrita dura mais tempo, nao e professor?
     P. — Exactamente. . . Continuemos a ver o que mais e

precise para que uma tinta seja boa?
     A.—A tinta que se espalha muito pelo papel nao presta.
     A.—Algimas parecem grudar nas pennas.
     P. — Os caracteristicos duma boa tinta podem se resumir

em fixar-se ella bem no papel sem nelle penetrar demasiada-

mente.
     A.—A tinta custa a sair dos objectos!               —
     A. — Especialmente dos tecidos, das fazendas.
     A. — E da madeira tambem. E' preciso, as vezes, usar

ate a plaina para tiral-a do soalho!
     A. — Deve ser feita dalguma coisa bem forte para ser

assim tao firme!
     P. — Cada fabricante de tinta tern a sua formula.
     A. — A sua reoeita, nao e?
     P. — Sim... 0 que todas as tintas contem, em maior ou

menor proporgao, sao extractos tanicos, quasi sempre noz de
galha, um sal de ferro, agua e gomma arabi'ca. Os extractos
tanicos sao substancias extrahidas do tanino, materia adstrin-
 gente que se encontra na casca de certos vegetaes. Serve para
tornar a tinta fixa.

     A.—E noz de galha, professor?
     P- — Chamaim-se galhas umas excrescencias que apparecem
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nalgumas arvm-es, espec.ialmenie nos carvalhos, devidas a pi-

cadas de certos insectos, certas moscas.
     ,.4._E o que ha nessas galhas. que serve para a talm-

cacao da tinta?
     P.—Sao ri»iuissimas cm laniiio... 0 pau-rampechp- <|iie

e rico em tanino, lami.em e imiilo usado no fabrico da tinta.

     Professor. — Como voces devon eslar ransados df (•s-i^vcr,

vamos palestrar um pouco. Enlao. divertiram-s,. muilo hon-

tem ?
     ^,,,,y._Eu tni ao <-iivo --\lci!»iadcs" <• goslei haslante.

     A. — Eu lambem ja fui ii.ma vez a um circo onde vi ani-

maes interessantes.
     ^ _E' verdadp'... Quanlos aniinacs csqnisitos a ^ente

ve nalguns circos!
     4— En estava muilo dc ver os clephanlcs da.]uella

companhia zooiogica <iue aqui eslevc ha ponco lempo. -'ao

grandes!...
     J._Mas sao muito drsageitados.

     ,-!.--Sao dc.-ageitados, •mas nao sao lero/cs, nao e. pro-

fessor?
     P.—Sao ate doceis e doinestica'ni-st1 facil.menle.   I rii.i '•

que os homens os persigam c Ihes <leem <-,aga!

     A.— En vi mesmo. numa fita, uma cagada aos elqihanles.

 E os mansos, coilados. eslavam ajudando a cacar os compa-

nheiros!                                               .    .^
      4 - \qui nao lia elephantes. Onde .'• quo dies vivem.

     p'_E,m -randes bandos, na Asia e na Africa, onde ten-

 dem a desapparecer, devido a gran.de procura que tern.

      ^_Para que os hoiwns querem os eic-phanles.

     p _ AS vezes, para montana.
      A — Elles tern muita forga.
     P. — Tambem dao-lhes caga por ambigao, para obterem o

 marfim.
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     A. — Ah!... e verdade. . . Eu ja ouvi dizer que os dentes
do elephant? dao o marfiin.

     P.—Os clephanLes ifin nos maxillares superiorcs, dois
gnindps denies (ie marlim rhainados defends. Vejam. nai;ue11e
quadro que ali esta.

     A. — Sao bem grandes.  Sae':n fora da ]>or;i inn bo.m
pedago.

     P. -- Mgnnias dcssas drjestis rliegam a pesar rcnifiias de
kilos.

     A.—Quanio inarfim!
     A. — 0 martim e inna cspecic de osso, nao e'.''
     P. — Um osso <-'spei'i;i], de iecido fino, unido e muito duro.

      A.—E' so o elephante quf fornece o martim?
     P. — Os dentes do hippopoEanro, do l)nfalo e dalguns

outros aniinaes, loriiece'ni marfini, inas ijne nao -si;' roin[)afa com
o fornecido |)flas defesas do elephante.

      Ollieiti afjiiellc (jiiadro, onde se acham esses oiilros anima.es
 dc fide acalio lie lalar.

      A.—Fsscs animaes i!ao nin inarlim interior.
      A.—Par;) I|LIC ijiierem os honiens o •mar.fim'.''

      P.— A miln'lri;! ai>t'i)\i'ii;!-o piU'a o fahrico de ohjectos
 nieis P de luxo.

      A.—As holas dc l)ilhar en spi ijiic sao dc niariim.
      A. — Como sao ilnras!

      A.- Ta'inl.x'm as Irclas ilos jtianos sao de inartiin.
      P.--Era in dc inarfiin.   Hojp em dia lazem-se leclas

 dunia sn!)sl;incia i|i!c imita o nicirfim.
      4.—Mas nao »'• egual.
      P.—Tambem de niarfim I'n/eni-st' cabos de tacas. pentes

 e armacoes para pscovas, estaluetas e objectos de arte etc.
      A.—E' pena sacrificar u'm animal tao grandp so por

 causa do.s dentes!
      P.—0 marfim e muilo caro. e o osso o subslitue em

 muitos casos.
      A.   \wm seria si pudesse ser pxlt'dliido das in mas, romo

 o ferro!
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    P. — Pois descobriram-se, na Siberia, verdadeiras minas
de mar fim.

     A. — Como teriam ido os elephantes parar embaixo da
terra?

     P. — Do mesmo modo que as enormes florestas, que hoje
constituent as minas de carvao.

     A. — Entao, essas minas de mar fim sao formadas pelas
defesas das manadas de elephantes soterrados?

     P. — Sim, mas sao defesas muito maiores, duma especie
de elephantes, que ha muito ja desappareceu.

                           A CAL

     Professor. — (Mostrando aos alumnos a estampa duma
casa.) Vejam que figura bonita!

     Alumno.—E' mesmo... que linda casa! E e uma casa
de campo, nao e professor?

     P. — Exactamente. . . Voces sabem quaes sao os materiaes
que se empregam na construcgao duma casa? Podem ir falando,

cada um por sua vez.
     A. — Tijolos.
     A. — Madeiras.
     A. — Pedras.
     A. — Ferro.
     A. — Tintas.

     ^•i.   v^ai.
     P. — Muito bem. . . Ja sei que todos conhecem os materiaes

 empregados numa casa. (Mostrando aos alumnos um pouco
 de cal.) Isto e muito usado nas construcgoes. Conhecem?

     A. — Isso e cal.
     P. — Para que serve ella?
      A. — Para preparar o reboco.
     P. — Muito bem. E esse reboco como sera feito?
      A. — Esse reboco e uma mistura de areia, cal e agua.
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     P. — Voce, Julio, e capaz de me dizer para que serve o
reboco?

     A.—Sou, sim, senhor. 0 reboco serve para ligar os ti-
jolos das paredes e para rebocal-as.

     P'. — Voces sabem onde se encontra a cal? Nao?
     A.-(?)
     P.—Ougam: a cal se encontra na terra, em certas mon-

tanhas, em blocos. Esta cal, que aqui esta, foi moida.
     Voces nao conhecem outras utilidades da cat?
     ^.-(?)
     P. —Nunca viram o pintor pintando a frente duma casa?
     A. — Ah!... A cal serve tambem para pintar as paredes

das casas.
     P. — So isso que sabem da cal?
     A.—(?)
     P. — Nunca viram tambem o jardineiro caiando os tron-

cos das plantas?
     A. — E' verdade!. . . mas eu nao sei porque elle faz isso.
     P. — Caiam-se as plantas, porque a cal e caustica, queima,

 destroe as lagartas e os parasitas que as estragam.
     A. — Bern bom que eu saiba! Vou caiar o tronco da minha

 laranjeira, que esta corn uma crosta de parasitas!
     P. — Faz voce muito bem.   Vera a utilidade da cal. . .

 Agora, vou contar-lhes outras coisas a respeito da cal. Pres-
 tem muita attengao.   Usa-se ainda a cal na preparagao
 de pelles, no fabrico de velas estearinas, do vidro, dos pa-
 peis etc. Na medicina ella e emipregada no trata'mento de di-
 versas molestias. E' tambem usada para moldes, para reacti-

 vos etc.
      A hygiene a emiprega para consumir as cames dos cada-

 veres e desinfectar os logares insalubres. Vejam voces, para
 quanta coisa serve a cal, quao util ella e!
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                      AS POMADAS

     Professor. — Que Ihe aconteceu, Luiz? Que tern voce
no dedo?

     Alumnc.—Ah!... feri-me num espinho de roseira;
o dedo ficou inflamm'ado, e mamae esta curando-o corn uma
pomada.

     P.—A proposito: voces ja ouviram falar em pomadas?
     A.—Ja, sim, senhor.
     P. — Para que servem entao as pomadas? Podem falar.
     A. — Para curar feridas.
     A.—Para passar nos cabellos.
     A. — Para o rosto.
     A.—Para as maos.
     P. — Sim, e bastante. Sabem que substancias sao empre-

gadas nas pomadas? Os que souberem, podem dizer.
     A. — Gorduras.
     A. — Oleo de amendoas.
     A. — Azeite doce. . .
     P. — Muito bem. Em geral, as pomadas sao fabricadas

com banha de porco purificada, medula de boi, sebo de car-
neiro, manteiga, oleos, azeite, vaselina e outras substancias gor-
durosas.

     A. — E as pomadas so contem gorduras, professor?
     P.—Gostei da sua pergunta, Arnaldo! As pomadas con-

tem outras substancias, conforme o fim para o qual sao desti-
nadas. Assim, podem conter: camphora, sulphate de zinco, en-
xofre, mercurio, essencia de rosa, de violeta, de jasmim etc.

     As pomadas so terao os empregos que ja vimos?
     A. — Nao, senhor. Temos tambem pomadas para calga-

dos, couros, machinismos etc.
     P.—Muito bem! Apesar destas receberem o no;:ne vulgar

de graxas, nao sao mais do que pomadas, pois sao fabricadas corn
corpos gordurosos e outras substancias varias, como as outras
pomadas.

     P. — E' bastante. A hora esta terminada. Vamos passar
para outra ligao.



QUESTOES GERAES

               PALESTRAS SOBRE ENS1NO

                                      (F. PARKEB. — "Biblioth. peila-
                                  ij;ogit'a," organizad;] por A. B.irreto
                                  'r J. Stott.)

                       PALESTRA XIV

                        COMPOSigAO

     Procurei mostrar-vos, na palestra precedente, como pode-
rao ser exercitadas as criangas para conseguirem escrever, no
praso de tres annos, de modo legivel, oorrecto e rapido, a lingua
ingleza; como um bom ensino e uma boa educagao, paciente e
cuidadosa, as levarao a falar corn o lapis tao expressivamente
como o fazem corn a lingua; e finabnente, qual o mais apre-
ciavel resultado que tal processo produzlra.

     Devo agora accentuar que, no desenvolvimento da expres-
sao, como no do pensamento, a educagao e tudo.

     E tanto e isto certo, que o verdadeiro professor se utiliza
da expressao oral e escrita corn o objective principal de saber
ao justo o grau de pensamento do alumno, afim de poder le-
val-o a lutas mais difficeis'e a 'maiores victorias.

     Um dos grandes defeitos do nosso ensino actual e exerci-
tar-se a expressao corn desprezo do pensamento, isto e, culti-
vam-se de preferencia os poderes imitativos da crianga e a sua
memoria inconscieinte, deixando-se definhar-lhe a forga crea-
dora, abafada sob uma massa de palavras para ella sem sen-
tido!

      Um ensino real, proficuo, visando o desenvolvimento da
 intelligencia, seria aquelle que aproveitasse as disciplinas todas
 do programma — geographia, historia, arithmetica etc., como
 licoes de linguagem.
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     Assim, cada ligao, que tal nome merecesse, deveria obe-
decer ao piano tragado para desenvolver pensamentos.

     A^previa educagao intellectual da crianga da-lhe o poder
de exiiibir, seja oralmente, seja por escrito, o grau a que attin-
giu a sua mentalidade.

     Toda a edificagao real de qualquer sciencia compoe-se
de premissas, consequencias e conclusoes logicas.

     Cada um desses passos se origina da unidade do pensa-
mento, de que cada ligao e por sua vez uma parte constituinte.

     Deduz-se, pois, que si o pensamento do alumno obedecer
a uma educagao, a um desenvolvimento logico, a sua expressao,
escrita ou oral, sera tambem logica.

     Ve-se, por isto, que, para conseguir um optimo ensino de
linguagem, nao e mister que o professor lance mao de outros
meios differentes das proprias disciplinas do programma.

     A geographia elementar, por exempio, fomece abundantes
assumptos para encantadoras descrigoes escritas, taes como val-
les, montes, planicies, praias, bahias, golfos, rios, fontes, todas
as formas, emfim, de terra e agua, que o alumno ja teve ensejo
de observar, e que poderao leval-o a imaginar outras muitas
formas que ainda nao viu.

     Assim, o grande e magnifico mundo que Ihe e desconhe-
cido, elle o imaginara atraves daquelle que ja observou, ser-
vindo^ todas essas creagoes de sua imaginagao para proveitosos
exercicios escritos.

     Mais um passo dado, e sera agora a terra, nos estos subli-
mes da vida, que Ihe desvendara assumptos immensos e emo-
cionantes para descrigoes: arvores, f lores, frutas, animaes, tudo,
tudo Ihe servira para aug-mentar o poder de observagao.

     Depois, vem a historia, tao affim da geographia, a fome-
cer themas interessantissimos.                     '

     Depots, a Fe, a Esperanga, a Caridade, e outros mil assum-
ptos do inexgotavel mundo moral, para ooroar a obra toda do
sentimento.

     Quanto as composigoes historicas, podera o professor uti-
lizar-se de quadros ou estampas, mandando que os alumnos os
descrevam, ou Ihes contara resumidamente episodios interessan-
tes, principalmente de historia patria.
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     A bibliotheca da escola devera center tambem muitas
obras sobre historia, adaptadas a compreensao da crianca, e
onde ella possa bem haurir factos que narrara, na hora da aula,
aos seus collegas.

     Isto que acabo de dizer-vos nao e uma Utopia, e sim a mais
pura realidade, de que so descrerao aquelles que nao deposi-
tam a necessaria fe na evolugao do espirito humano.

     Qualquer alumno, affirmo, podera bem executar todo este
trabalho e dum modo admiravel.

     Aquelles professores, que negam a crianga o extraordi-
nano poder de imaginar e cocnpreender o bem, o verdadeiro,
o bello, e enveredam para o piso da rotina, que transforma o
importante estudo da historia em um estupido e arido decorar
de paginas, datas e generalidades sem sentido, a esses compare
a infelizes que tivessem subido ao cume do monte Nebo, e de
la avistassem a terra promettida, sem poder, como Moyses,
tambem attingil-a!

     Relativamente a arithmetica, si for considerada como o
estudo do numero das coisas, em vez do de meros algarismos,
ella tomar-se-a um meio poderoso do desenvolvimento da logica,
corn todos os caracteristicos desta, ja quanto a exactidao, ja
quanto a precisao.

     Si a logica e exacta, precisa, as suas proposigoes, regras,
definigoes, tambem deverao sel-o, devendo a crianga desco-
bril-as e deduzil-as por si mesma, expondo-as depots em lin-
guagem concisa e clara.

     Deste modo, a arithmetica se tomara tambem um pode-
roso auxiliar no ensino da linguagem.

     Ja agora nao podereis duvidar, depois do que acabo de
dizer, que cada sciencia pode auxiliar materiaLmente a com-
posigao escrita.

     Affirmam alguns professores que uma crianga para bem
conseguir ler e escrever, necessita de despender semanas, me-
 zes e annos na decoragao das columnas de palavras, insertas
 num syllabario.

     Desejaria, porem, que me garantissem tambem si ella por
 tal processo, seria capaz de escrever correctamente todas as pa-



46REVISTA ESCOLAR

 lavras novas que aprende todos os dias na historia, na geogra-
 phia, na arithmetica e nas sciencias naturaes. . .

      Quantas palavras mais teria de aprender!
      Ora, si nao sao capazes, que utilidade possuem os taes

.syllabaries?
      No ponto a que chegamos, aimda se poderia fazer uma ^

 interrogagao, a segumte:
      — E a grammatica, quando se devera ensinar a gramma-

 tica?
      Respondo-a: —depois dos factos necessaries para as gene-

 ralizagoes metaphysicas, indispensaveis a compreensao da dif-
 ficil sciencia da linguagem; isto e, quando o espirito ja se ache
 preparado para se servir duma forma elevada de deduccao

 logica.
      Qual e, de facto, a utilidade da grammatica?

      Primeiro, tomar o espirito mais apto para examinar as
 obras primas literarias, afim de poder compreender, em toda
 a sua plenitude e integridade, o pensamento do respective autor.

      Segundo, exprim'ir o pensamento proprio, o.ralmente on
 por escrito, do modo mais claro, mais bello e mais preciso.

      Visando este objectivo, e que eu vos aconselhei que nunca

  apresentasseis a vossos alumnos formas ou expressoes mcor-
  rectas, ate que elles attinjam a edade da reflexao.

       A grammatica nunca ensinou ninguem a ler e a escrever

  correctamente.
       Isto so se consegue lendo, ouvindo, falando e escrevendo

  palavras e sentengas correctas.
       0 processo, pois, de escrever erradamente palavras e sen-

  tengas para que as corrijam os alumnos, e sob todos os pontos

  de vista condemnavel.
       Muitos professores, que vao abandonando agora o me-

  thodo penoso de ensinar, no inicio do curso de linguagem,^ a
  analyse lexioologica e syntactica, comiquanto amenisem as for-

  mas antigas por outras mais simples, ainda assim contmuam a
  errar, por isso que obrigam a crianga a usar palavras cujo sen-

  tido nao pode compreender.
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     Compare-se esse systema corn aquelle que obriga a crianga
a so escrever pelo estimulo do pensamento, empregando sem-
pre as formas correctas das palavras e sentengas. . .

     Podera haver hesitagao na escolha?
     Nao obstante, o actual ensino da grammatica e muito su-

perior ao antigo, que consistia e'm separar um periodo, feito
alias para exprimir um bello pensamento, uma grandiosa ima-
gem, e mutilal-o, cortando-o em pedacinhos, qualificados corn
uns termos incompreensiveis para a crianga, emquanto o pensa-
mento do autor era jogado as urtigas, como uma coisa impres-
tavel e de pequenino valor!

     0 ensino da grammatica tera, sim, sen tempo como factor
no desenvolvimento do espirito da crianga. Sera quando as
ricas minas do pensamento e da emogao, de que constitiiem um
maravilhoso thesouro as paginas da nossa literatura, puderem

abrir-se a sua contemplagao.

                 CULTURA HUMANIST1CA

     Um bom livro ei um grande mestre valem seculos de aper-
feigoamento; em sabel-os escolher esta o inicio da sabedoria
toda, E foi esta idea que presidiu o programma de humanidades,
onde o esludo dos classicos absorvia a attengao dos jovens.
Lendo-os, interpretando-os, recitando-os e, sobretudo, imitan-
do-os, entregavam-se a gymnastica do espirito, em que se ba-

seia a educagao, conforme o conceito grego.
     Nessa escola se formaram todos os grandes classicos das

modernas literaturas, desde Vieira a Anatole France. E os
literates que essa formagao nao tiveram, por mais que preten-
dam supprimil-a, a forga de leitura, sentirao sempre que Ihes
falseia o pe, e sentirao os leitores que ha nos seus escritos qual-

 quer coisa que soa a oco.
     A harmonia sem buracos, a harmonia massiga do pensa-

 mento e da forma, e o segredo da artei, onde o acabamento e

 tudo.
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     .Areforma philosophica iniciada por Bacon e Descartes
acarretou para o classicismo um certo arrefeci'mento; e desde
entao, soffreu continuos embates do realismo, a escola positiva,
que tern uni'camente em mira fins utilitarios immediatos.

     Mas a forca da tradigao e as reclamagoes dos homens de
pensamento evitaram, em parte ao menos, que as linguas clas-
sicas, sobretudo o latim, fossem eliminadas dos programmas
de ensino secundario. A formacao classica tem-se conservado
corn todo o rigor nas universidades inglezas; debilitou-se um
 pouco na Allemanha, onde. as humanidades soffreram a influ-
 encia da philologia. Mas e exactamente nos paizes de origem
 latina que a sua decadencia e mais accentuada!

      Perguntara alguem: "E por que nao podem os nossos
 autores classicos substituir os latinos, si destes aprenderam, e
 por elles se formaram?"

      Os grandes classicos portuguezes, como Vieira, Bernardes,
 Camoes, Frei Luiz de Sousa, e tantos outros, mal conhecidos
 do publico, sao o melhor pabulo que a estudantes portuguezes
 possa ministrar-se. E vemos anthologias, aqui no Brasil, onde
 nem ao menos Ihes citam os nomes!. . .

      Mas nao supprem, na formacao do espirito, os classicos
 latinos, que, alias, se presuppoem conhecidos, para a inter-
 pretagao daquelles. Os nossos classicos estao tao proximos dos
 latinos, ja pela forma, ja pela maneira de conceberem o as-
 sumpto, que se tornaria difficil a compreensao da quasi-copia,
 corn as deficiencias inherentes a este genero de arte, sem que
 no original a fossemos estudar.

      Accresce que a lingua portugueza, como outras novi-la-
 tina, e uma degenerescencia do latim classico; sua estructura ha
 de neceesariamente resentir-se desta origem plebeia, fundada
 na ignorancia do poderoso organismo do Lacio. E, na estru-
 ctura, vae a propria harmonia, o poder de synthese, a forga
 de expressao e o hyperbaton.

      So conhecendo autores latinos, adquiriremos a consciencia
 artistica e expressiva da linguagem que serve aos nossos. E nin-
  guem sera um artista da palavra, um estylista, sem que todos
  os recursos da lingua Ihe sejam conhecidos e familiares.



REVISTA ESCOLAR49

     Os classicos latinos sao para nos o complemento necessa-.
rio dos classicos porluguezes, e, portanto, indispensaveis a
boa formagao.

     A Rhetorica constituia como que a coroa do estudo de hu-
manidades. Delia, porem, se abusou tanto, que veiu a desmora-
lizar-se. Alias, sua origem nao a recommendava muito; nasceu
das perlendas dos sophistas gregos, para depois renascer, vi-
ciada, corn os graeculi que ensinaram aos romanos, por di-
nheiro. Contra ella se levantou Socrates, e Aristoteles assentou-a
em bases scientificas. Mas os desmoralizadores da Rhetorica,
surgiram, de seculo em seculo, ate que foi eliminada do qua-
dro do ensino.

     E, nao obstante, expurgando-a do verbalismo corn qua a
expoem certos compendios, num aranzel de figuras que a tor-
nam fastienta, e reduzindo-a ao verdadeiro methodo de Aris-
toteles, poderia ser bem util, na formacao intellectual. Basta
dizer que, tendo por fim dispor os argumentos em ordem e
persuadir os ouvintes, e irma legitima da Dialectica. Uma e
outra visam a demonstrar'. somente que a Rhetorica attende
mais a forca circumstancial do argumento e a sua disposigao,
relativamente aos ouvintes; a Dialectica attende a forga do
argumento em si; uma funda-se em illagoes necessarias; outra,
de ordinario, em illagoes provaveis. Ambas, porem, tendem a
collocar as ideas, e, por conseguinte, a formagao e disciplina
da intelligencia.

     0 ponto esta em que o seu fim nao seja adulterado, nem
complicado o ensinameinto de suas regras. Investiguem-se estas,
na leitura de bons oradores, notem-se, e appliquem-se, quando
a propos.ito, corn mais preoccupagoes de dialectica do que de
estilistica. E a Rhetorica sera, desta maneira, um excellente
exercicio de induccao e deduccao, as duas asas do pensamento,
para chegar aos dominios da verdade.

                                     J. M. GOMES RIBEIRO,
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                            UM APPELLO

          A escola paulista vem realizando, desde os alvores da Re-
      publica, uma tarefa ingente, que so os vindouros hao de apre-
      ciar devidamente: — a nacionalizagao dessa massa assas
      consideravel de immigrantes, vindos dos quatro pontos car-
      deaes, corn Unguas, usos e costumes tao diversos.

           Que seria de nos si nao estivessemos apparelhados para
     ' a luta tenaz em prol da nossa nacionalldade, ante essa m-

      vasao de gente cuja cultura nao pede messas a nossa?
           E que tern sido proficua a acgao dos professores paulis-

      tas, dil-o eloquentemente o facto, facil de se constatar: os
      immigrantes aqui chegados em edade escolar e os filhos de
      estrangeiros aqui nascidos, em breve se tornam brasileiros de
      facto, integralizando-se na communhao nacional. Ahi estao el-
      les, em todas as profissoes, das mais humildes as mais elevadas,
      imesmo na hierarchia administrativa, e sem desaire algim, sem
      que se Ihes possa acoimar de pouco patriotas.

           Quero aqui deixar um exempio da sua acgao prompta,
       efficaz. Ha annos um senhor, japonez, recem-chegado dos
       Estados Unidos, appareceu no grupo-escolar onde ha doze an-
       nos trabalho, acompanhado dum menino de sete a oito annos.
       Ambos, pae e filho, este nascido em Chicago, nao articulavam
       um so vocabulo da nossa lingua; apenas falavam o japonez e o
       inglee. Matriculado o menor no 1.° anno, tres annos depois

    -  chegou a minha classe (4.° anno) onde foi um dos primeiros
       alumnos, falando e escrevendo o portuguez tao bem como os
       seus melhores condiscipulos, como live ensejo de mostrar ao
       Sr. Galaor de Campos, apresentando-lhe trabalhos de lingua-
       gem feilos na occasigo em que esse inspector visitava a
       classe. E acredito ter-se tornado o jovem yankee-japonez um
       bom brasileiro.

^        Mas, constatando o facto e rendendo minhas homenagens
       principalmente as senhoras professoras do grupo, quero dar
        um brado de alarma e fazer um sincero appello para que se
        intensifique esse batalhar, defendendo-se corn denodo todo o
        valioso patrimonio que faz o apanagio da nossa nacionalidade.
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     As nagoes as quaes faltam fortes vinculos, correm perigos
mui series — e a historia ahi esta para nol-os patentear.

     Ultimamente, depois da terrivel conflagragao que ensan-
guentou o mundo, trazendo apos si um verdadeiro sopro de
insania, novas levas de povos estranhos tern aqui aportado, e o
problema de nacionalizagao se nos apresenta de novo, como
a Esphinge da lenda, premente, a pedir prompta solucao.

     Confrange-nos a alma o linguajar" babelico que por
ahi se ouve — dialecto confuso, barbaro, formado de innume-
ras linguas, a desafiar a paciencia dalgum estudioso da glot-
tica. E como e horrivel, em classe, ler ou ouvir phrases como

estas:
     0 Largo da Se esta o centro da cidade.
     0 remedio deixa curar o doente.
     Eu fui na cidade.
     Elle foi no medico.
     0 jornal leva a noticia do desastre.
     Amanha eu levo aqui.
     Hoje o Joao se deixa casar.

    ' Eu ja subo Id para cima.
     Eu aparei para descansar.
     0 passarinho comeu o gato.
     Pedro entrou para dentro.
     •Eu mangei bem hoje.
     E...nao sei onde iria parar, si quizesse continuar corn

esse rol de attentados a nossa lingua, bella, rica, sonora, com-
mettidos por filhos de estrangeiros e, o que e peor, pelos pro-
prios brasileiros, que ouvem taes algaravias e depois as repro-
duzem inconscientemente. Si tenho ouvido brasileiros dizer hun-
garezes, tratando-se dos filhos da bella Hungria, retalhada pelos
vencedores rapaces!

     Mesmo nas escolas superiores ha lentes que se queixam
de que muitas provas nao sao escritas... em portuguez e,
pondo de parte por um momento a materia de sua cathedra,
tambem se batem, como bons paladinos, pelo vernaculo, como
o faz, verbi-gratia, o mui illustrado, o encyclopedico Sr. Dr.
Guilherme Bastos Milward, na Faculdade de Medicina.
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     Embora sem nenhuma autoridade, lango um appeUo a
todos os bons paulistas e principalmente aos meus collegas
de magisterio, para que sem treguas, corn afinco, defendam
as nossas tradigoes, os nossos usos e costumes, cuidando corn
carinho do ensino da geographia e da historia patna e cultu-
ando a nossa lingua, a lingua de, Vieira, de Machado de Assis,

de Ruy Barbosa, de Gongalves Dias, de Bilac.
     Adoptemos a divisa do immortal Rio Branco — Vbique

Palria: memor.
                                      ERNESTINO LOPES.

                    EDUCA^AO CIV1CA

                  IDfiA DE BANDEIRA

     Exerci, durante alguns annos, o cargo de delegado tech-
nico dos escoteiros, em diversos districtos da Capital, e no

desempenho de minhas funcgoes, muitas vezes percorn as .ruas
desta grande cidade ao lado dps jovens escoteiros. No meio

delles vinha quasi sempre desfraldado ao vento, o nosso pavi-

lhao.
     Nessas excursoes experimentei diversas vezes uma im-

mensamagua, por presenciar a falta de instrucgao civica do
nosso povo. Ouve-se o clarim; rufa o tambor; o povo agglome-
 ra-se. Que ha? Passam os escoleiros; marcham os soldados
do future. No centro, vae a bandeira, a imagem da Patria, o
 Brasil representado naquelle panno de cores tao differenles,
mas que se casam tao bem, na apotheose dum symbolo. Passam
 os escoteiros. Passa a imagem sagrada da terra brasileira, e o
 povo permanece indifferente e desrespeitoso. Para a maiona dos
 curiosos, a bandeira do Brasil e um trapo, mas nao aquelle
 "trapo sagrado," tao decantado pelo nosso immortal 'Bilac.
 0 estandarte "augusto e soberano" passa, mas os chapeos
 fleam irreverentes naquellas cabegas em cujos cerebros parece
 que nunca se reflectiu a imagem da Patria, a idea da bandeira!-





          UTERATURA INFANTIL

                  A LI^AO DOS CAMPOS

     0 velho Samuel, ja mui doente e alquebrado pelos annos,
 sentindo-se perto da morte, chamou os seus tres filhos — Anto-
nio, Joao e Jose — e Ihes disse:

     — Meus filhos, sinto que pouco me resta neste mundo.
 Emquanto tive saude e forca trabalhei os campos, e a terra,
 mae benigna e dadivosa, deu-nos o bastante para viver, em-
 bora pobres. Fostes sempre ociosos e confiastes demais no

.meu esforgo e na minha bondade. Assim crescestes sem per-
 ceberdes ao menos, que um dia eu haveria de f altar. . . Esta
 proximo o fim, set que morrerei logo e que vendereis esia
 roga e acabando o dinheiro, tornar-vos-eis homens irremedia-
 velmente perdidos, sem habilitagao alguma e sem meios hones-
 tos para viver. 'Prevendo isto, fiz as maiores economias, as
 quaes fui guardando em cofres de ferro que jazem, de algum
 tempo, enterrados por esses campos afora. Como estou muilo
 velho, a memoria nao me ajuda a lembrar, precisamente, 03
 logares onde se acham enterrados os cofres. Procurae-os, porem,
 que achareis. Estao pelo campo. . . na terra. . .

      Pouco tempo depots o bom do velho Samuel partiu desta
 para a melhor vida do Senhor e, desde o dia immediate, os
 tres mogos trataram de revolver a terra, daqui e dali, na am-

.bigao de encontrar os thesouros occultos.
      Assim foram passando dias, semanas, mezes e mezes, e

 nada de apparecerem os encanlados cofres do velho Samuel.
 Os mogos nao cansavam de revolver a terra, na esperanga de,
 de uma hora para outra, encontrarem a desejada heranga.

      Mal despontava a aurora, era vel-os, de enxada ao hombro,
 rumo ao campo, para so voltarem ao pouso, noite ja escura.

      Emquanto proseguiam trabalhando, as arvores floresciam
 e os frutos douravam as copas; os cafeseiros pintalgavam-se de
 granules vermelhos, as hortas vigavam e rendiam. Percobendo
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os tres jovens quanto dava a terra depois do amanho, foram
tomando gosto ao trabalho e abengoando-lhe a fecundidade e os
resultados felizes das colheitas. Trataram logo da sua defesa
e protecgao e continuaram no trabalho da terra, revolvendo-a,
plantando e enchendo cada vez mais os celleiros.

     So entao e que perceberam o artificio feliz do velho Sa-
muel. Compreenderam, contentes, que nao havia thesouros en-
terrados e que o Pae Samuel quiz, apenas, estimulando-os ao
trabalho, significar-lhes que o verdadeiro thesouro estava ali
e era a terra, que bastava cultival-a para que ella produzisse;
que e da terra que nos^vem o pao e o vinho, o leite e o mel,
a paz e a fartura.

     Foi essa a melhor heranga que o bom pae deixou aos seus
filhos, que, dahi por deante, foram muito felizes e soubera-n
lionrar a memoria daquelle que Ihes transmittira tao bella he-
ranga — a licao dos campos.

                        PAIZAGEM
     0 vargedo era terminado por uma estreita oria, por baixo

de cujas moitas despidas um corrego escondia seu curso ,sereno

e preguigoso.
     Um estreito camlnho, partindo da porta da casa, cortava

o vargedo, e ia atravessar o capao e o corrego por uma ponte-
zinha de madeira, fechada do outro lado por uma tranqueira
de varas.

     Junto a ponte, de um lado e do outro do ca-nmho, viam-se
duas bellas e corpulentas paineiras, cujos galhos, entrelagan-
do-sc no ar, formavam uma linda arcada de verdura, que dava
entrada, para alem da ponte, a um extenso rincao, coberlo de

succulenta e vistosa pastagem.
     La no fundo do vallado, onde ia morrer o rincao, entre

duas linl-as de espigces, desenhavam-se, ao longe, em fundo
luminoso e piltoresco, as casas, os curraes e os tufados pomares
 duma linda fazenda.

                                   BERNARDO GUIMARAES.
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              INNOCENCIA

Crianga ingenua, o dia inteiro,
Corn os meus canigos de taquara,
Ficava eu, ao sol de entao,
Junto dos tanques, no terreiro,
 Soprando a espuma leve e clara,
Fazendo bolhas de sabao."

 Corando a roupa, entre cantigas,
As lavadeiras, que passavam,
 Interrompiam a cangao. . .
 Riam-se as pobres raparigas,
 Vendo as imagens que brilhavam,
 Nas minhas bolhas de sabao.

 Cresci, soffri. Sormando vivo.
E, homem e artista, ainda agora,
/Me apraz aquella distracgao. . .
 E fico, as vezes, pensativo,
 Fazendo versos, como outrora
 Fazia bolhas de sabao.

E velho, um dia, de repente,
 Sem ter, de facto, sido nada,
 Pois tudo e apenas illusao,

Ha de extinguir-se a alma innocente
 Que em mim fulgura, evaporada
 Como uma bolha de sabao...

MARTINS FONTES.
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     Havia um lenhador que vivia miseravelmente corn o es-
casso ganho obtido da venda dum cargueiro de lenha diario,
que era quanto elle podia obter num monte vizinho.

     Uma vez, um anciao que passava por ali, vendo-o no rude
mister, aconselhou-o que fosse mais para o interior do bosque,
dizendo-lhe: "Adeante, meu filho! adeante!"

     0 lenhador obedeceu a indicagao, e, caminhando para den-
tro da matta, encontrou uma preciosa arvore de sandalo. Delia
tirou quanta madeira podia levar comsigo, e corn a carga okeve
muito dinheiro no mercado.

     Comegou entao a reflectir que o bom velhinho que o havia
aconselhado, nao dissera nada da arvore preciosa; havia dito
apenas que seguisse para a frente.

     No dia seguinte, pois, como resolvesse ir mais adeante
ainda, poude encontrar uma mina de cobre. No outro dia, sem
se deter na mina, seguiu alem, e foi dar numa mina de prata.
 E asshn, dia a dia, indo para a frente, sem vacillagoes nem
tem.ores, poude tornar-se rico em muito pouco tempo.

     Esta historia se applica aos homens que pretendem obter
 o verdadeiro conhecimento do •mundo e da vida. Si nao se
 detem doante das primeiras maravilhas da sciencia e si nao
 recuam, chegam a ser um dia realmente ricos nos dominios do
 conhecimento etemo da Verdade.

                0 M1LAORE DOS LIVROS

     Nao estao os livros realizando milagres, nem mais nem
menos que os runos, segundo nos conta a legenda. Elles per-'
suadem os homens. A mais insignifican:e novella, dessas que
nas mais remotas aldeias entretem a ociosidade das raparigas
simples, contribue para desenvolver o uso actual em tudo
quanto diz respeito aos costumes de ordem interior de economia
domestka dessas mesmas raparigas.
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     Si pensarmos bem, tudo que uma universidade e o final
conjunto de todas as escolas superiores podem fazer por nos,
reduz-so, pouco mais ou menos, ao que fez a primeira escola
que houve no mundo: ensinar-nos a ler. Nos aprendemos a
ler em varias linguas, em varias sciencias; aprendemos o alpha-
beto e letras de toda a especie de livros. Mas, o logar onde
pudemos obter a sciencia, toda a sciencia, nao e outra coisa
sinao os mesmos livros. Depende a nossa theorica sciencia
do que lemos, depois de quanto tern feito por nos excellentes
professores. A verdadeira universidade em nossos dias e uma
boa collecgao de livros.

                                      THOMAS CARLYLE.

                CARAVELAS

Caravelas a flor de largos, altos mares,
Alem so vao, vencendo as vagas, uma a uma,
Dsixando em pos um suico aureolado de espuma,
Que doura a dubia luz dos bruxoleantes luares.

Irrequietas se vao, a navegar, aos pares,
Guiando-se pela nau maior, que a frente ruma,
Parecendo seguir uma visao de bruma,
 No ambito illimitado entre o Oceano e os ares.

 Companheiras do Mar, esguias caravelas,
 Na sua longa rota, a palpilar de rastros,
Vao ruflando, a gemor, as enfunadas velas.

 Riscando o fundo Ceo corn as langas dos mastros
 Vencem do Oceano immense as rispidas procellas,
 Nimbadas de luar e coroadas de astros!

                                   CESAR GODOY.



                   0 TECER DOS FIOS
     —Quo estara fazendo a nossa vizinha, all, junto daquella

roda? perguntava uma crianga a sua mae.
     —— Esta tecendo, meu filho. Antigamente todo o tecido

era assim fabricado.
     Mais tarde inventaram-se machinas apropriadas, diminu-

indo assim o trabalho aos teceloes.
     — Eu goslaria bem de ser tecelao!
     — Todos nos o somos.
     —Como assim, mamae?!
     — Os dias, meu filho, sao os fios corn que tecemos a vida.
     Algumas creaturas sao operarias cuidadosas e procura-m

bem desempenhar sua missao; oulras cmbaragam os fios da
vida sem nada conseguir.

     — Mas, que especie de tecido fabricamos?
     — A qualidade deponde dos fios que usamos, do emprego

 dos dias que eslamos vivendo.  Sorrisos, palavras amaveis,
 actos bondosos, paciencia, trabalho, sinceridade, pureza, sao
 alguns dos fios que tcdos devemos empregar para formar o tecido
da nossa vida.

0 GATO E 0 RATIISHO

                          (FABULA)

     Um ratinho presumido, dc'sobedecendo aos conselhos de
sua velha cnae, sahiu a correr mundo.

     Apos dias de longas caminhadas por terras ate entao dif-
ferenles daquellas que conhecera, encontrou-se casualmente corn
seu velho tio D. Ratdo, que vendo-o so,' Ihe perguntou:

     — Que fazes por estas paragens?
     — Vou correr mundo e conhecer terras, retrucou o so-

brinho.
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     — Mas, sobrinho de minha alma, pensa bem o que vaes
fazer: es novo ainda, nada conheces do mundo, os seus abis-
mos, as suas trahigoes, as suas miserias. . .

     Muita vez onde pensas encontrar descanso para o esplrito
e repouso ao corpo fatigado, ahi encontraras a dor, o soffri-
mento. Ouve a voz da experiencia!

     —Nao!.. . Quero ver estranhas terras, replicou o ratinho,
conhecer outros povos, respirar novos ares. . .

     —Attende, meu caro sobrinho! Em tua terra conheces,
paimo a paimo, onde vivem teus indigos, mas em estrangeiras
plagas, o que sera de ti?'

     —Nao! 0 ambiente do meu torrao natal e a monotonia
do meu viver ja me pesam na alma!

     Isto dito, abalou, sem mais querer ouvir os conselhos do
experiente D. Ratdo.

     Caminhou dias e dias, ate quo, extenuado, se deitou junto
ao tronco duma carcomida arvore.

     De repente, como emergindo da profundidade da terra,
apparece ante os olhos espavoridos do pequeno roedor, um
faminto gato do matto.

     Este assim Ihe falou: "0' ratinho querido, nao procures sa-
far-te; ouve primeiro a minha voz amiga e prudente. Aqui
nestas regioes hospitaleiras nao ha esse odio antigo de gato
contra rato. Os nossos dominios sao de paz. Vem, pois, a
meus bragos.

     0 ratinho, ingenuo como era, pensou que o gato fosse de
facto sincero e leal.

     E tao certo estava disso, que, dando um suspiro de allivio
e de gozo, se approximou do gato para o abragar.

     Foi o tempo hastante para que o felino o agarrasse e o de-

vorasse.
                       ANTONIETA PANTOJA DE MORAES.
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"ACCENDER UMA VELA A DEUS E OUTRA AO DIABO"
                          (FABULA)

     — Que phrase esquisita, papae! Nao a compreendo,
exclamou a pequena Juracy, fechando o livro de historias, que
a mae Ihe dera no dia de seus annos. E fitava o pae, corn seus
olhinhos pretos, muito vivos, muito expressivos.

     —Ouve, entao, filhinha; eu te vou explicar:—Travou-se
uma vez uma encarnigada guerra entre as aves e os quadru-
pedes, para saber quern valia mais. 0 morcego, a principle,
nao quiz declarar-se por nenhum partido. Mas, no decorrer
da luta, pareceu-lhe que os quadrupedes sahiriam vencedores.
Apresentou-sei entao, sem demora, entre elles, exclamando:

             ' "Quern tern denies, como eu tenho,
                Jamais ave pode ser;
                E rnuito me nobilita
                A vossa classe pertencer."

     E assim, comegou elle a guerrear as aves.
     Aconteceu, porem, que a victoria comecou a sorrir a estas.
     Entao, o interesseiro e hypocrita desertou immediata-

mente do meio dos quadrupedes e, trahindo-os, voou, celere,
ao acampamento das aves. E a estas, mui assustadas, acalmou

corn este cantar:

                "Sou ave; ninguem contesia:
                 Asas tenho corn que voo;
                 Alistadinho entre as aves,
                 Corn razao, portanto, estou."

     Nelle, porem, as aves nao quizeram confiar. Tinham-n-o
visto entre os quadrupedes, e depois entre -ellas, quando a sorte
 Ihes parecia ir ser favoravel; julgaram-n-o capaz de volver no-
vamente ao campo inimigo, si se desse o contrario.

     Por isso votaram-lhe merecido despreso, e enxotaram-n-o,
pois nao era digno de consideragao quern "accendia uma vela
 a Deus e outra ao diabo.'1'





              METHODOLOGIA

                 PRCCESSO EDUCATIVO
  OBJECTIVO ENCONTRADO NA NATUREZA DA VIDA

            A VIDA COMO UM PROCESSO EXTERIOR

                              (A. TOMPKINS. — Trad.)

                       (Continuagao)

     A vida considerada como uma luta interior e consciente
para a realizagao de possibilidades, e impossivel sem um pro-
cesso exterior correlative. 0 processo subjectivo e acompanhado
de processo objectivo. 0 homem nao pode encontrar sua Vida
dentro de si mesmo. Esta se encontra somente no contacto do
pensamento e do espirito do mundo objective corn o ser. 0
individual precisa communicar-se corn o universal.

     Ha um processo vital interior no carvalho, pelo qual elle
se desenvolve; mas este processo interior nao seria possivel, si
nao existisse o processo exterior pelo qual a arvore se comrnum-
ca e absorve a substancia da qual e forrnada. Os processes
interiores da vida dum passaro sao mantidos satisfazendo
 actividades exteriores. Seu camminhar, correr, voar, procurar
 alimento etc., satisfazem as necessidades interiores. Todos.os
 processos vitaes interiores sao, desta maneira, sustentados por
 actividades adaptadas a fins exteriores. Assim, a vida physica
 tern um processo interior e um outro exterior, organicaraente
 relacionados, um tornando o outro possivel.

      0 processo interior torna-se mais complexo e activo su-
 bindo as formas mais elevadas da vida physica, e o processo
 exterior torna-se proporcionalmente mais complexo e active.
 0 processo interior da vida no carvalho e muito simples compa-
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rado corn o do passaro; e da mesma forma simples e o processo
exterior num, quando comparado corn o do outro. 0 carvalho
esta fixo a um so logar, e pode apoderar-se apenas daquillo que
chegar a sua superficie. Elle passivame'nte espera pela cor-
renteiza do ar e pela humidade para ter nutrigao. Mas o passaro
aclivamente vale-se de grande extensao de territorio para manter
as necessidades da sua vida interior. A larga e diversa activi-
dade neste caso e devida a mais alta e mais complicada acti-
vidade interior. A escala ascendente de vida physica e deter-
mmada pelo continue alargameoto do circulo de actividade
exterior. 0 leao pode valer-se de vasto territorio para seu con-
forto physico e suas precisoes, ao passo que a esponja e limitada.
a area do.seu proptio corpo. Este facto delermiria o grau de vida
do leao, superior ao da esponja.

     Do mesmo modo notamos a superioridade do homem, con-
siderado como animal. Ainda que o homem primitive fosse tao
hmitado em sua liberdade physica como o animal, pelo pro-
gresso da civilizagao elle tern posto todo o globo em contribuigao
para o seu conforlo e felicidade individual. Aos elementos
que outrora o escravizavam, agora elle manda que o sirvam. 0
homem pode habitar qualquer parte do mundo, modificando

o calor do verao e os rigores do inverno, por acommodac.ao de
vestuario e de abrigo. Pode "tornar o Canada tao quente como
o Calcuta." Todas as paries do mundo sao obrigadas a mantel-o
e a vestil-o. 0 oceano que por milhares de annos o aprisionou,
e agora forgado a servil-o. Elle corta os continentes corn trilhos
de ferro e reduz a distancia e o tempo. 0 relampago qua o
ameaga, elle doma e envia, mundo a fora, em missao de confi-
anga. Ordena as mais remotas partes do mundo que Ihe sirvam.
e e obedecido. Quando o animal ou o selvagem deseja alguma
coisa para o seu bem estar physico, precisa ir em pessoa apo-
derar-se desse objecto, mas o homem civilizado, corn loda com-
modidade physica, junto a sua lareira pede as multiplas
bengams da terra, e norte, sul, leste e oeste, e terras de alem
mar despejam seus confortos aos seus pes. A vida physica exte-
rior do homem e infinitamente mais variada, mais complicada
e extensa do que a dos animaes inferiores. Elle possue, sem
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pel

cornparagao, o mais alto grau de liberdade physiea. Auxihado
pelo pensamento, elle multiplica seu poder physico natural,

para soprepujar a pressao do meio material em que vive, arre-
batando-o para seu servigo. Seu poder de locomogao tem-se
augmentado vinte vezes, e toda fadiga e removida. Pela mvengao
 e applic-acno (las tn.illiplaa fcrmas da alavanca, a torQa. do
 braco nu ii.la corn as roi-(.:.ifl ill nuturw.a, ausmunlou-ae admi-
 raveltin-nK.-, ein i>t>tlcr c varifrl.de do appi i.-tisoes. A extenano
 df al.-tm.n. da v<>-/. rsia tiuli. .t.l ir rnlc. liiniluda a al(5i.ns passos;
 pur meio do lelciKi-apho e <lo U-,1 •.i>li»ne, o htiincm t;ommun icu-se
 oom o mu.ido riv il i^.ado. 0 mi rosr.opio c o Lcleacopio vieram
 em auxilio da viyuo limilada, Iray.cncio a luz os milagres dos
 mundos occultos. As maravillius errecluadas por machinismos
 que economizam trabalho, assegurando ao homem os requisites

 mais necessaries a vida —— alimenio, roupa e tecto —— bastam

 apenas ser mencionadas.

      Tudo isto constitue a civilizacao; pelo que entende-se o
 grau da liberade physica que o homem conseguiu por meio
  de suas artes, de suas invengoes, de suas industrias.
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                   J6GOS ESCQLARES
                 • BOLA AOS CANTOS

     0 espaco disponivel no recreio e dividido em 4 partes
eguaes no sentido do comprimemto. Nos 4 angulos exteriores
marcam-se os cantos.

     0 numero de jogadores e de 16 ou 20. No diagramma
consideramos 16.- .

     Cada partido colloca um canto em cada um dos angulos.
Em linhas, alternadamente, ficam 3 deanteiros e 3 medios de
cada partido.

     0 juiz jogara a bola ao ar, e os centros-medios A e B pro-
curarao pegal-a e jogal-a a um dos centres do seu partido, do
outro lado da linha mediana. Este, por sua vez, passal-a-a
a qualquer outro companheiro de team, procurando fazel-a cair
directa ou indirectamente nas maos dum dos cantos do seu
partido.

     Os jogadores do team inimigo procurarao impedir que a
bola va cair as maos desse canto.

Y-

^.

A-BA

BA'B

•i

ABA

BAB

^

/^
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     Cada vez que um canto pegar uma bola, marcara urn ponto

para o seu partido.
     Os cantos conservar-se-ao nas suas posigoes; os outros jo-

gadores, nos limites das linhas marcadas, nao podendo entrar

nos cantos.
     Toda a bola cahida ao chao e morta, e deve ser novamente

langada ao ar pelo juiz, que devera fazer o mesmo depois de

cada ponto conseguido por um dos partidos.
     Vencera o partido que no fim dum deterrninado tempo

tiver mais pontos, ou aquelle que primeiro fizer urn certo nu-
 mero de pontos, conforme se convencionar.

     Duas bolas poderao ser usadas, tornando o jogo mais

 a'ctivo.

**

                    QUATRO CANTOS

     Os jogadores distribuem-se em varies pontos, como no Jo-
go _ Dd-me um fouguinho — ficando um no meio corn a bola.

     Trocam de logares, quando se Ihes offerecer opportuni-
dade. 0 do meio observa as mudangas e eixperirnenta jogar a
bola contra alguem, quando fora do seu logar. Aquelle em

quern a bola tocar, quando fora do seu logar, ira para o centre

continuar o jogo.

                              *
                             * *

                     BRANCO E PRETO

     Os jogadores sao egualmente divididos eirn dois partidos:

 o bronco e o preto.
      A area destinada ao jogo e dividida ao meio. Os partidos

 alinham-se, frente a frente, de cada lado da linha.
      Cada partido tern seu piques, a uns 4 ou 5 metres da

 linha divisoria.

••'i...*.»-l?.a!'.^r.fe&-.. •>
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     0 professor, ou um dos alumnos, junto a linha, joga ao
ar uma rodela de metal ou de papelao pesado, que tenha uma
face branca e outra preta.

     Quando ao cair ao chao a rodela, a parte preta ficar visivel,
os pretos devem correr ern demanda do seu piques. Os brancos
sao os pegadores e perseguem os pretos, procurando pegal-os.
Si aconteceir o lado branco da rodela ficar para cima, os broncos
devem correr, perseguidos pelos pretos.

     Qualquer jogador preso antes da chegar ao seu piques,
passa a fazer parte do outro partido.

     Alinham-se novamente os partidos e recomega o jogo.
     Vence o partido que prender a maior parte dos jogadore's

inimigos, ou todos estes.

**

                    SOLTAR POMBOS

     Este jogo e immensamente apreciado pelas criangas, espe-
cialmente pelas menores, porque muitas podem tomar parte e a
acgao de cada uma e egualmente importame.

     Os jogadores, aos grupos de tres, espalham-se pelo campo
ou recreio. Uma crianga de cada grupo representa o pombo;
uma, o gaviao e outra, o dono.

     0 dono segura pelas maos seu pombo e um gaviao. Quan-
do quizer, corn um movimento de quern solta um passaro no ar,
larga a mao que prende o pombo. Este sae correndo, bragos
abertos, imitando asas em "movimento. Quando o dono achar
que o pombo leva sufficiente deanteira, solta o gaviao. Este
procura pegar o pombo, mas precisa percorrer, de bragos tam-
bem extendidos, exactamente o mesmo caminho percorrido pelo
pombo.

     Desde que o dono julgue conveniente, bate palrnas, cha-
mando pelo seu pombo. Pode dar este signal quando vir que
o pombo esta cansado ou em perigo. 0 pombo nao podera vol-
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tar sem que o signal seja dado, e quando preso, passara a ser
dono; o dono, a ser gaviao; e o gaviao, a ser pombo, revezan-

do-se assim as posigoes.

**

                   GAIOLAS E NINHOS

     Dois cantos sao rnarcados como ninhos, e dois oppostos,.
como gaiolas. Havendo bastante espago, podera existir uma flo^
resta, onde os passaros esperarao juntos. Essa floresta devera

ficar longe dos ninhos.
     Urn passaro-mae conservar-se-a em cada ninho. Dois ou

mais cacadores ficarn a certa distancia dos ninhos. Os outros
alumnos sao passaros, formando differentes grupos, recebendo

nomes diversos.
     Quando o professor chamar o norne dum desses grupos,

tico^icos, por exempio, todos os que forem tico-ticos, devem

voar em direcgao aos ninhos. Os cacadores procurarao. pegar
 tantos passaros, quantos puderern e collocal-os nas gaiolas.

     0 passaro que conseguir chegar ao ninho, estara salvo.

**

                     BOLA AO ALVO

     Urn iogador — o alvo, fica a uns 3 ou 5 metres, de costas
voltadas para os outros que se acham alinhados. 0 alvo conta
de um a dez. Ao pronunciar dez, um qualquer da linha procura
acertar o alvo corn a bola. Este volta-se buscando admnhar

quern jogou a bola. Si adivinhar, o jogador passara a ser o
alvo; si nao, continuara o rnesmo alvo. Si o jogador errar o

alvo, precisara ser substituido.

                              * ,••...••                ti;*    • •



                     BOLA AO MURO

     Em linha, a uns 3 ou 4 metres distantes dum muro, for-
mam-se os jogadores, numerando-se em seguida.

     Um qualquer inicia o jogo, atirando uma bola pequena
contra o muro, e chamando immediatamente o numero dum
companheiro. Este procura pegar a bola antes que ella chegue

ao chao, e os oulros fogem delle.
     Si o numero chamado conseguir pegar a bola antes que

caia ao chao, joga-a outra vez contra o rnuro, charnando outro
numero. Islo repete-se, ate que algum jogador deixe de pegar
a bola. Este, entao, erguendo a bola, grita: alto! Todos devem
immediatamente parar, e quern esliver de posse da bola, procura
acertal-a nalgum companheiro. Si nao acertar, correrao todos
outra vez; elle erguera de novo a bola grilando: alto! etc. . .
Si asertar, aquelle que for altingido pela bola passara a ser
o jogador, voltando todos a alinhar-se, como no comego do

jogo.
     Os jogadores podem afastar-se, nao devendo entretanto

esconder-se das vistas daquelle que tern a bola.
     A divisao dos alumnos em partidos e a contagern de pon-

tos, augmenta o interesse no jogo. Os numeros pares, por exem-
 plo, poderao constituir um partido, e os impares, outro.

     Cada bola apanhada antes de chegar ao chao, valera 2
 pontos para o partido; toda a bola que nao for apanhada,
 toda a bola que deixar de acertar quando langada contra al-
 guem, marcara um ponto para o partido contario.

                              :!;

                              ;;-- *

                  POR CIMA E POR BAIXO

      Os jogadores alinhani-se em filas de uns 8 a 10 alumnos.
      A um signal do professor, o cliefe de cada uma das filas,

 passa sua bola, pm- cima da c;il»eca, ao jogador seguinte, da
 reclagnarda; este faz a mesma coisa, corn relacao ao tcrceiro,

 e assim por deante.
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     Depois de contar ate dez, em voz alta, o chefe passa urna
segunda bola, desta vez por baixo, entre os pes. Quando o ulti-
mo jogador da fila receber as duas bolas, 'corre corn ellas ao
comego da fila e poe as bolas em' movimento, como na primeira

veiz.
     Repete-se, isto ate que todos tenham passado as bolas.
     Vence a fila que° acabar primeiro o jogo.

                              *                             **

                  PORCO EM CHIQUEIRO

     Marca-se no chao uma roda grande. No centre desta faz-
se um buraco, dum diametro tal que nelle entre corn facilidade,
a bola corn que se vae fazer o brinquedo.

     Os jogadores sao distribuidos egualmente pela roda, sendo
a posigao de cada um marcada por um buraco no qual entre a
ponta dum bastao de gymnastica. Deve haver um jogador a
mais do que o numero de buracos. Os jogadores precisam ter
entre si uma boa distancia para liberdade de movimentos.

     Quando nao se quizer estragar o campo corn buracos, estes
podem ser apenas rnarcados a giz.

     Inicia-se o brinquedo corn todos os jogadores ao redor do
buraco do meio — o chiqueiro, corn os seus bastoes apoiados ao
chao. A um dado signal, erguem os bastoes, cada um correndo
para collocar a ponta do -bastao num dos buracos da roda.
Aquelle que ficar sern logar, precisa tocar a bola — o porco,
e fazel-a entrar no chiqueiro. Os outros procuram corn os seus
bastoes irnpedir que elle o consiga.

     0 tocador de porcos — o jogador do centro, pode apro-
veitar-se de qualquer opportunidade que se Ihe offerega, para
collocar seu bastao num buraco da roda, que esteja desoccu-
 pado.

     Os jogadores da roda poderao trocar de posigao, sempre
 que acharem logar deisoccupado. Ninguem tern logar^fixo.

     0 tocador que conseguir collocar o porco em seu chiqueiro,
saira vencedor.



VULTOS E FACTOS

  LEITURA PARA AS CLASSES ADEANTADAS

       GALERIA NACIONAL

            BERNARDINO DE SOUZA PEREIRA

     Acirna de tudo, a primeira mostra de arte do jovem pintor
Bernardino Pereira, foi a affirrnagao dum temperamento.
adrniravel. 0 espirito de seducgao que adquirem certos de
seus q'uadros — paizagens, interiores, natureza-morta — pelo
jogo surprehendente das claridad.es e superior visao dos moti-
ves, pela impressao de factura, ora subtil, as vezes audaz, rnas
sempre tao pessoal e distincta, resalta-lhe a personalidade artis-
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tica, focalizando-a, em primeiro piano, entre os que realizam
de verdade o milagre da ascengao para a Belleza.,

      Vede essa "poesia silenciosa," que e urna surpresa rnagni-
 fica de interior; essa "alegria dos meus vasos," durna transpa-
 rencia viva de alma e duma poesia que lembra aquellas rosas
 brancas de Oscar Wilde!

      Sem auxilio e minguado de recursos, na sua pobreza, con-
 fortado simplesmente no enthusiasmo que Ihe suscita a sympa-
 thia duns raros irmaos de. sonhos, o artista surgiu como por
 encanto: revelou-se. Admiravel e o heroismo interior corn que
 procura, dentro da sua humildade gloriosa, sobrepor-se as con-
 tingencias e as miserias humanas, marchando resolutamente
 para a perfeigao corn a imperturbabilidade dos que acordaram
 para a vida, sagrados dentro dum grande sonho ainda por se
 realizar. . . Embora Ihe sangrem os pes, nao Ihe reponta nos
 lavores a dor da jornada. Estimula-se, como os predestinados,
 no proprio soffrimento, creando a sua arte sem asperezas, corn
 o encantamento que the promana dos olhos deslumbrados.

      A exposigao de Bernardino e o docurnento prestigioso corn
 que o novel artista se apresenta candidate legitimo a um premio
 de viagem ao estrangeiro. Si, alheado de "escolas," so por
 si, o artista realizou ja todo um verdadeiro milagre de perfei-
 gao, imaginae, agora, o quanto Ihe sera proveitosa uma pere-
 grinagao de estudos pelos museus do velho mundo, ao contacto
 dos mestres da cor!

      Bemardino, mais que ninguem, merece as nossas homena-
 gens. 0 sentido do seu valor i'-npoe-nos o conceito apreciativo,
 sincero. Surprehende a .malleabilidade corn que ja resolve, im-
  previstamente e sem exclusivismos, assumptos e motivos dos mai&
 variados. A harmonia dos contrastes, deliciosa e suave, Ihe
 requinta os lavores, dando as suas telas, como "depots que o
  vento passou" (premiada corn mengao honrosa de 1.° grau, no
  Salao do Rio, em 1923) "para urn anniversario," "a tarde,
 •depois da chuva," "dia cinzento," "rosas bran'cas,^ "tarde
  triste" etc., um sortilegio admiravel nos effeitos e na maneira
  por que resolveu os assumptos. Os retratos, de modelagao

' segiira, sao rnarcantes. As suas paizagens, envolve-as um senso
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pessoal de cor, tern luminosidade, fusao de tons e movimento.
     0 seu modo todo particular de concepgao foge aos exces-

ses abstrusos dos artistas reflexives, sern iniciativa e sem bafejo
vivificador que, para encobrir os defeitos duma technica falha
e inepta, recorrem, sem habilidade, aos trues de empastamento
e as desharmonias contrastantes de motivos que, por difficeis,
nao Ihes e dado resolver de maneira equilibrada. Dessas con-
taminagoes nao soffre o artista de indole.

     Na sua arte, a natureza nao e rnera reproducgao objectiva,
mas reflexo maravilhoso do seu espirito, ainda nao contagiado
pela rnalicia dos tempos de agora e por certos dissidios que
poem em fronteiras oppostas — a vida e a arte. Nao ha prefe-
rencia nos assumptos que fixa: tudo o que impressiona a sua
sensibilidade e um rnotivo gentil para a sua pale'.a sern vicios;
tudo se "animiza" ao toque do seu pincel, affirrnando-o.

     Sern preferencias que denunciern affinidades, incorrupto,
as suas telas sao esplendidos triumphos de colorido vivaz, ver-
dadeiros apontamentos em cor duma poesia espontanea, em que
se entrelagam, commovidamente, o sonho e a realidade.

     Falta-lhe, sem duvida, ainda alguma coisa para attingir
o yertice de luz das esperangas mais altas. Mas esse pouco
 que Ihe falta, vira corn o tempo — pelo estudo vinculado a expe-
 riencia e a observagao. Facultem-lhe os meios e teremos, em
 futuro proximo, uma das glorias mais legitimas da pintura
brasileira.



MUSICAS E CANTOS ESCOLARES

 DAN^AS DAS FOLHAS (*)

  (LETRA DA MUSICA ANNEXA)

Quando sopra a leve aragem

Comecamos a dansar;

Tudo e testa na rarnagem,

Ha cantos, gorgeios no ar.

Das nossas conchas, o orvalho

Que Deus guardou, a sorrir,

Si balanga o nosso galho,

Gota a gota eil-o a cair.

Em nossos bailados

Ha graga e belleza;

Alegram-se os prados,

Sorri a natureza.

      .* As criansas poderao vir vestidas de verde e executar movimentos de

accordo corn a musica.
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ESCOTISMO

                                     0 escoteiro acceita em
                                todas as circumstancias as
                                responsabilidades dos sens

                                actos.

     Faze lodas as noites, ao deitar, o leu acto de consciencia e
toma do Evangelho este conselho: — cora menos de teres errado
que de te nao emendares.

     Para nao cair em erro, age corn prudencia, se coherente
nas ideas, forte ante os obstaculos, correcto nas opinioes. E'
pTeciso que, pelo teu credito e pelo teu nome, tenhas caracter.
Habitua-te, pois, a affirrnar-te corn independencia no espirito
e na acgao, assumindo, atraves de todas as circumstancias, attri-
bulagoes e perigos, a responsabilidade dos teus actos.

     Os que quebram da verdade para se eximirem de culpa,
falseiam e peccam: succumbem deante das proprias obrigagoes
e deveres. E fugir as responsabilidades e renunciar a digni-
dade de homem, e transviar, e corromper, e cair.

     Heroismo quer dizer perfeigao.
     Vigia e attende, escoteiro, para que a tua larnpada de

ideal nao se apague ao sopro do prirneiro vento contrario.
Lembra que pelo teu codigo, nao tens nunca o direito de dizer:
"eu nao sabia que isso nao se faz"; "eu agi sern querer ou
sern saber"; "eu nao reflecti"; "nao fui eu que fiz"; "eu nao
fago mais"; "julguei mal". . .

     Deves, escoteiro, ter .sempre em mente que a riqueza da
 tua patria depende mais dos homens que do dinheiro. Assim
pregava Lycurgo, accrescentando: aquelles doveoi ser saos de
corpo e de espirito: o 'corpo capaz de supportar as privagoes,
 e o espirito bem disciplinado e habituado a avaliar as verda-
 deiras proporgoes das coisas.
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     Rectilinea deve ser a tua conducta; sincera, a tua palavra.
Nunca .sacrifiques os frutos sagrados da tua personalidade pela
cedencia aos preconceitos, pelo convencionalismo dos rneios,
pela mentira dos interesses.

     Toda felicidade podes re.alizar. Basta que te acomimpdes
as tuas proprias condigoes, aspirando apenas a ventura que vem
do teu proprio poder de acgao.

     As paixoes, dornina-as, que, em verdade, o teu valor pro-
manara do teu caracter. Habitua-te a trilhar o carninho que
tens de seguir. A voritade cria o habito. Pelo teu esforgo
 podes, persistindo, adquirir o predorninio das tendencias boas
do teu espirito e melhorar as do teu caracter inacto.

     Fe ardente, vontade heroica, amor da acgao, escoteiro!
 A tua defesa firma-se no pensamento de que es um homem.
 Si soffres em oonsequencia de causas adversas que te assaltam
 em meio a luta, reage corn as tuas proprias forgas, energica-
 mente, advogando a causa da tua saude. Repelle as ideas dis-
 solventes, as paixoes decorrentes dos viciosos habitos rnentaes,
 os pensamentos contrarios a tua natureza, e affirma-te na con-
 viccao de que as emogoes harmoniosas favorecem o teu equi-

 librio.
      Assim, nesta pralica, teras garantida a tua defesa e seras

 entao capaz de assumir ern todas as circumistancias as respon-

 gabilidades dos teus actos.
      0 escotismo e a arte de ser cavalleiro. . .



          0 «FOLK-LORE»NAS ESCOLAS

                 ' DMA DO M.ANMJ (l)
    Era no inverno.  Os rogados de milho alouravarn ao

sol. 0 sertanejo rnodornava na tipoia (2) a sornbra da alpen-
drada (3). 0 cao dormia junto a porta. A um canto, a mulher
trocava bilros na almofada de rendas, em silencio. E de um
gancho, presa pela handoleira, (4) pendia a longa lazarina

(5) de caga. Chegou urn compadre do matuto, sentou-se num
tarnborete e comegou a conversar. Depots, perguntou si a
espingarda alcangava longe. si era de'boa pontaria. E o dono
da casa, gahando a arm a, foi logo desfiando uma historia de

caca:
     — Ora, e famosa! Outro dia, la naquelle alto — e indicou

um morro pellado, distant uns quinhentos metros — andava
um veado. Apontei a lazarina velha, dei fogo, o bicho em-

borcou!
     0 outro esgazeou os olhos de espanto e indagou corn

 incredulidade:
     — E onde pegou a bala?
     — Qual bala, hornem de Deus! Foi churnbo.- Pegou um

 carogo junto da orelha, entrando no rniolo e no pe.
     — Que e isso, compadre? Conte a historia direito.

 "Voce ta mangando" (6) 'corn a gente! Como e que pegou
 win carogo de chumbo na orelha e no pe?!

    (1)—Registrada em "Terra do Sol"—livro sobre a natureza e os
eostumes do Norte — por Gustavo Barroso, folk-lorista illustre, membrB
da Acadernia Brasileira de Letras. 0 mesmo "causo" vem narrado, de for-
ma quasi identica, em "As Estramboticas Aventuras do Joaquim Bentinha
o Oueima Campo," do regi.onalista Cornelio Pires.

       (2) — Tipoia: — rede.
       (3) — Alpendrada: — (o mesmo que alpendorada) grande alpendre

sustentado por coldmnas.
       (4) — Bandoleira: — (do castelhan.o — bandolero.) correia a tira-

eollo.
       (5) — Lazarina: — arma de fuzil; espingarda. Tal nome provem

de Lazaro, antigo armeiro de Braga.
       (6) — Mangando: — (de mangar) cai;oando; motejando; zom-

bando.
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     0 rnentiroso atrapalhou-se. gaguejou, tossiu... Entao a
mulher levantou-se da almofada e sacudindo calmamente a
saia dos fiapos dei linha, veiu ern auxilio do marido:

     _ Oh! Maneu, tu nao te alembras, homem, que quando
tu atirou no bicho elle tava cogando a orelha corn o pe! Credo,

meu Deus, que hornern pru mode se esquecer das coisas que se

paswu!

                               (VARGAS NET-TO)

Perambulando pelo pampa (7) enorme,
Para ansias de amplidao satisfazel-as,
Vive a correr, no seu corcel, conforme
0 pampeiro (8) das lendas e novellas...

0 gaucho, por entre a massa informe
Dessas carnpinas, verdes, arnarellas,
Si a noite o pega, no deserto dorme
Coberto corn o poncho (9) das estrellas. . .

E" portador dum ar de quern dornina.
Seu sangiie forte vibra e rurnoreja,
Ao troar da garrucha on da clavma.

Quando a morte, a espingarda aperta e beija,

E morre revivendo na retina
 A epopeia creoula (10) da peleja.

       (7) _ Pampa: — (do quichua, pampa, terra plana.l Planicie exten-

sa, pastagem.
       (g) _ Pampciro: — chama-se assim ao vento forte que varre os

       (9) _ poncho: — (brasileirismo) capa de la, de forma quadrada,
corn uma abertnra no meio, pnr onde se enfia a cabeca.

       (10) _ Creoulo: — (ou crioulo) individuo nascido na America e pro-
cedente de europeos; o gaucho; pessoa de certas localidades. E' tambem
empregado como brasileirismo para designar o negro nascido no Brasil..
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**

                   A RAPOSA E 0 GALLO
     Mestre Gallo, precavido e esperto, ao descer da noite,

encarapitara-se (11) no mais alto galho dum urnbuzeiro, no
que foi seguido pela sua companheira de quintal — D. Carzjo.

     A raposa, que passava no memento por baixo da arvore,
ao ver o casal de gallinaceos, regougou cornsigo rnesrna:

     —Ole! que optimo banquete para mirn. Eu que  estou
ha tanto tempo em jejum, nao poderia encontrar melhor op-
portunidade. 0 diabo e que se foram empoleirar tao alto,
onde eu nao os posso alcangar! Nao importa, hei de vencel-os
pela astucia.

     Pensou, virou-se dum lado para outro e leivantando a ca-
bega, disse corn ar hypocrita e manhoso, dirigindo-se para
o gallo:

     — Ora, viva, Mestre Callo!
     — Boa tarde, D. Raposa, respondeu-lhe o gallo, corn

polidez.

     — Que idea foi essa, lao cedo e ja de poleiro!
     — Precaugoes, D. Raposa. . . A gente quando vae ficando

velha, e preciso abrir muito os olhos. Assim que o sol se des-
pede, trato de refestelar-me (12) em logar seguro. Tolo seria
eu si esperasse a noite. Garanto que dessa forma nao cairei
nas garras dos meus inimigos.

     — Ora, ora, Mestre Gnllo! Agora ja nao ha nada a recei-
ar. Entao, voces ainda nao sabern da grande novidade entre
a bicharada?!

     — Que novidade?  —  arriscou o gallo, desconfiado.
Conie la isso...

     '-— Pois, por resolugao unanime do Conoelho da Liga
dos Animaes, foi assignado um tralado de paz diiradoura entre

     (11)—Encarapitar-se: —empoleirar-se; por-se em sitio alto, elevado;
atcandorar-se.

       (12) — Rcfcsiclar-se: — repimpar-se; comprazer-se; recostar-se.
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todos os bichos da terra. Por este tratado todos temos que ser
amigos. Havera paz e harmonia por toda a parte.

     — 0 que! E' verdade essa historia, D. Raposa?!
     —Entao, voce nao acredita? Desga ca embaixo corn D.

Carijo, que eu Ihes rnostrarei corn rnuito prazer o abengoado
decreto que poe termo as lutas de tantos seculos. Hoje D.
Raposa tern a alegria de affirrnar pessoalrnente a Mestre Gallo

e a D. Carijo a sua 'amizade incondicional.
     — Creio ern tudo que esta dizeiido. Pode rnuito bem ser

verdade, mas, como daqui estou vendo um cao que se dinge
apressadamente para estas bandas, acho rnais avisado espe-
ral-o. Assirn festejaremos todos juntos o acontecirnento.

     —Que esta falando, Mestre Gallo?! Cao por esta zona!

 Perna p'ra quern te quer...
     Apesar de debilitada pela forne, a raposa deu sebo as ca-

nellas e zarpou a loda... 0 cao avistando-a, poz-se a correr ern

 sua perseguigao.
     0 gallo do seu poleiro, vendo-a correr corno louca, coco-

 ricou de contente, gritando corn rnaldosa ironia:
     — Mostre-lhe o decreto, D. Raposa! Mostre-lhe o de-

 creto...
     E a raposa corria... e corria...

.**
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Queria achar quern dissesse
Onde o pesar mais augmenta:
Si no peito de. quern fica,

Q^

Si n'alrna de quern se ausenta.
A Saudade e o Desejo
Deram um casal desgragado:
Elle ainda ere no future,
Ella so ere no passado.



    SECRETARIA DO INTERIOR

                 INSTRUCCAO PUBLICA

 Varies despachos, pelo Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior

                     MAIO — 1926:
         te

     D. ELISA DE MAGALHAES E SILVA RAFUD. — Nao tern logar
o que requer, porquanto ate 11 de margo, data do decreto de
exoneragao a pedido, a supplicante era professora publica, em
gozo de licenga especial do art. 13, da lei n. 1710, de 1919.
tendo recebido vencimentos do cargo de professora ate 28 de
fevereiro do corrente anno. Aocresce que, na forma da legis-
lagao sobre ensino publico, so depois de eixonerada do cargo
de professora, podia ser contratada para o cargo que actual-

mente exerce.

     GABRIEL OSCAR DE AZEVEDO ANTUNES. — Nao e possivel
avaliar o estado actual do supplicante pelo exame ou conhe-
cimento que delle tiveram medicos e funccionarios em Janeiro
do corrente anno. E para lioenga e sua prorogagao cumpre
que seja verificado e attestado o estado do supplicante, agora,
actualmente. Deve, pois, ser inspeccionado em Nice, requisi-
tando-se providencias do ministro das Relagoes Exteriores, cor-
rendo as despesas pelo supplicante. Providenciou-se para ser
feita a inspecgao, officiando-se ao ministro das Relagoes Exte-
riores.
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     D. CLARA DA GAMA. — Nao basta ler pessoa d;i taniilia en-
ferma para justificar licenca para tralamento deilla, sendo inclis-
pensavel a prova de que a supplicante v. a unica que pode, entre
as que devem, prestar assistencia.  tsso tudo tern sido decididu
em muitos despachos e entretanio nao se fez a prova. Os requi-
sites de inicio declarado nao foram egualmento satisfeitos, pelo
que mdefiro o pedido.  A maleria lom sido objecio de reite-
radas recommendagoes, de modo quo nao sei justifica ((lie as
autoridades cscolares encaTiiinhein requerimentos, cm I(LIC nao
lc'nh;ii)i sido ol»serv;id;is l;ics exigencias.

      1). ISABEL DI-; OLiVElliA. —— Illdflt-fido.   A  sll[)))lir;|lllc,

scgLiiido e t-'xpffssi) na lei (art. 14  - ici 2()().5. dc 1925)

so tem direilo a tres Pallas justificadas ern c;!i!..i in;"z. ijiii' ii;i

realidadp o loram pelo respective direclor.   Par;) tralamentu

de pessna df sua tamilia, toni d;i localidcide onde iem exfrci-

cio on mes.ino nella, coiiio allega. devia tt'r solicitado lict'nca.

coin on sem iiii'cio (lt'citir;ido. satisfiizendn, jtori'-in. »is reqiiisiios

leiScies.

                        JUNHO — 1926:

     D. LrciA NUVAES BKANDAO. — Uni;i ve/ detenu inada a
in'-pecgao, cu.npre quo ella se realize, tanto miais que se tornou
necessaria. em visia de forma] discordancia entrei o attestado
medico e as infonnagoes da autoridade escolar, e a modificagao
do pedido anterior, reduzindo o prazo da licenga. nao modifi-i-a
a especie. Accresce que, na data do requerimen'to de I Is. 4, nao
estava a supplicante de cama. co.mo foi verificado pela alludida
autoridade, parecendo-lhe ate completamente restal)e]ecida. Neis-
.'-as condigoes, podia e devia comparecer a inspeccao nesta Capi-
l;i!. <• siia reciisa jnslifica o iiideferiinento (jue, por isso, man-
lenho.
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     D. GERTRUDES DE OLIVEIRA GARCEZ. — 0 caso nao e de
justificagao de faltas, mas de miodificagao do despacho que
concedeu licenga a supplicante para o effeito de se contar dita
licenga da data do afastaoiento. — A licenga foi requerida sem
micio declarado, talvez por inadvertencia da supplicante, ser-
vente muito edosa e doente. Entretanto, foi ella forgada a se
afastar, por molestia que a impossibilitava de trabalhar e ate
de se locomover, conforme; consta do attestado de fis. 2 e infor-
magao de fis. 1 v. Nesses termos tern inteiro cabimento o inicio
declarado. Faga-se em tal sentido a necessaria apostilla, para
o quo a supplicante devera apresentar a portaria.

     D. MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. — Na realidade a especie
nao se enquadra nos casos comrnuns previstos e decididos, mas
esta sujeita aos mesmos dispositivos e principles geraes, que
justificam o inicio pedido. Foi afaslada por autoridade escolar,
por exigen'cias prophylacticas e em consequencia de molestia
coinfimiada em attestado medico, tendo ficado impossibilitada
de exercer o magisterio, afim de evitar contagio e transmissao
da molestia. Ficou assim, por determinacao de au'toridade legi-
tima e por justo motive, em situagao identica a do doente de
cama, para o effeito do exercicio do magislerio. Defiro, pois, o
requerimento.

     — A supplicante, segundo affiroiou em audiencia publica,
propunha-se a provar: a) — que quando foi procurada para
inspecgao, em sua residencia, tinha ido ao hospital para appli-
car os raios X, conforme attestado medico que juntaria; b)—que
a inspecgao si for realizada agora, dernonstrara que a rnolestia
de que soffre ainda pela sua natureza forma elementos para ve-
nficagao de que devia ter estado de carna no tempo em que se
afastou do exercicio. — 0 laudo, entretanto., nada diz a esse
respeito, embora conslate a insufficiencia para o devido trata-
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mento do prazo pedido. E, como o que esta em jogo e a que,-

lao do inicio da licenga, curnpre que a supplicante faga a prova

dos requisites, corno se propoz.

     BENEDICTO JORGETO RAMALHO. — Tendo exgolado os tres
annos de licenga especial do art. 13 e continuando irnpo^bi-

litado de reassumir ern razao de persistir a molestia que deter-
rninou, nao pode o supplicante continuar a receber ordenado
como si licenciado estivesse. porque a lei so the concede tal
remuneragao ate o 3." anno. Como, entretanto, foi aposentado

— pode, por equidade, receber os vencimentos da aposenl-ado-
 ria, a contar da data em que terminou a licenga.

    DD ZORAIDE MORAES E MARIA DE LOURDES FARANI. —— A

perrnuta requerida e contraria a lei: nao so por nao ser epoca
legal como por nao ser permittida permuta de adjunta de gra-

po do interior corn a de grupo da Capital, a vista da forma ex-

pressa do provimento quanto a esta.

     IZIDRO DENSEK E FLOREM-INO BELLO. — A lei nao auto-
risa a permuta entre directores de grupo da Capital e do interior.
A letra c do paragrapho unico do art. 30, do decreto n. 3.858,
de 11 de iunho do anno passado, faculta a remogao de director
de grupo de interior, corn um anno pelo rnenos de exeroicio
nesse cargo, para cada terceira vaga verificada, na Capital.
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