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                   A REVISTA ESCOLAR

                          5. Paulo — agosto — 1926.

      Quern quer que examine a actual reforma da instru-
ccdo publica entre no's, estudando-a d luz da critica severa
mas leal, dessa critica meticulosa em sua analyse, porem
nobre pelo seu espirito constructor, verd que a ella presidiu
um criterio elevado e seguro.

      Dizer desse trabalho, em boa hora confiado a Dire-
ctoria Geral da Instruccdo Publica, analysal-o em todos os
seus detalhes, seria obra de grande merito, pois evidencia-
ria nao so o zeio corn que sdo tratados os assumptos relati-
ves ao ensino em S. Paulo, como demonstraria a importancia
que actualmente este ensino representa para a educacdo da
infancia de nossas escolas.

      Para tanto, porem, isto e, para provar a excellencia
da reforma em questdo, e sufficiente o simples exa-
me de certas materias dos programmas em vigor, as quaes
soffreram modificacoes tehdentes d sua boa finalidade edu-
cativa.

      Ahi estdo, por exempio, a EDUCA^AO PHYSlCA^-MyUSl-
CA, 0 DESENHO, OS TRABALHOS MANUAES, d^pnnas1^
incontestavel valor, as quaes a reforma disp/^ou' especial

                                               ^^W--

                                               k^NV'



2REVISTA ESCOLAR

  attencdo, afim de que ellas realizem sou verdadeiro papel
  como paries integrantes, essenciaes, e nunca accesso-
  rias da educacdo infantil. Para a boa orientacdo dessas ma-
  teria foram encarregados INSPECTORES ESPECIALIZADOS,
  que a autoridade competente na administracdo geral do
  ensino soube escolher dentre os professores reconhecida-
  mente capazes de bem dirigil-as e ministral-as.

       Eis, indiscutivelmente, uma das melhores medidas da
  reforma, e em breve, o novo rumo que esses funccionarios
  estdo dando ao ensinamento das ditas materias. demons-
  trard as vantagens de tal medida. 0 trabalho dos INSPE-
  CTORES ESPECIALIZADOS juntamente corn seus auxiliares,
  nas escolas e grupos-escolares do Estado, dando licoes orien-
  tadoras de modo que os professores se tornem habeis e con-
  tinuem a ministral-as corn a intelligencia que ellas reque-
  rem, jd vae produzindo o effeito desejado, corn grande pro-
  veito dos alumnos.

       Bastaria, portanto, como acima ficou dito, para por
   em evidencia o alto criterio technico e profissional que

v, presidiu d feitura da reforma, urn ligeiro exame daquellas
   materias, as quaes o governo, attendendo aos estudos feitos
   pela Directoria Geral da Instruccao Publica, tratou de
   imprimir uma feicao mais util, mais pratica.

        Este exame trataremos de fazel-o, na presente seccdo,
   comecando hoje pela EDUCACAO PHYSICA.

        Incontestavel e a importancia da GYMNASTICA RACIO-
   NAL na escola, pois sabido e que ella se dirige, simultanea-
   mente, ao corpo, d vontade e d intelligencia, concorrendo
   assim para a formacdo physica, intellectual e moral da
   crianca. .

        Corn effeito, aquelle que emprega esforcos muscula-
   res bem dirigidos, adquire uma aptiddo maior para QUERER,
   e desta aptidao surgem modificacoes em suas disposicoes in- !
   tellectuaes e moraes. 0 homem de VONTADE forte sera tarn- \
   bem um ser intelligente, pois para tamo importa que o acto I
   seja medido, pesado e suas consequencias pesadas antes de |
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ser cumprido, e isso tudo elle consegue mediante uma boa

cultura physica.
     Si agora encararmos os effeitos da referida gymnas-

tica sobre G.ATTENCAO, veremos, como diz J. P. Nairac, que
os exercicios musculares sao sempre um meio efficaz para
o desenvolvimento normal dessa faculdade.

     Ora, si a attencao, segundo Guyau, e a chave de toda
a direccdo intellectual, claro estd o grande valor da cultura

physica.
     Entre os gregos esta cultura tinha uma parte egual, *

sindo superior, d que consagravam d cultura intellectual.
Pythagoras, Sophocles, Euripides, Xenophonte, Platao
eram cultores do physico; Cicero, antes fraco e doentio,,
tornou-se, pelos exercicios musculares, celebre nos comba-
tes que tan-to o illustraram na tribuna. E esse grande povo
nos deixou as melhores obras primas do entendimento hu-
mano e os mais puros especimens da arte.

     Ademais, a cultura physica e necessaria para que as
aptidoes intellectuaes possam ser utilizadas na luta pela
vida. Uma VONTADE forte e uma ACTIVIDADE intellectual,
resultantes da .abundancia de vigor physico, compensam
longamente mesmo grandes lacunas na educacdo; assegu-
ram, muita vez, uma victoria facil sobre os competido-
res enfraquecidos pelo excesso de estudo, ainda que
sejam prodigies de saber. .

     Eis, em traces geraes, a importancia da educacao phy-
sica que hoje, gracas d reforma, vae tomando novos surtos,
rumo da educacdo integral da nossa infancia escolar.

     Reformas dessa natureza so merecem louvores pelos
beneficios que deltas dimanam.



QUESTOES GERAES

               PALESTRAS SOBRE ENSINO
                                       (F. PARKER. — "Biblioth. peda-

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

                        PALESTRA XV

                           NUMERO

     Iniciaremos o assumpto do thema, que constitue a palestra
 de hoje, por tres perguntas da maior importancia, e que sao:

     — Que e o numero?
     — Que podemos fazer corn os numeros?
     — Quaes as utilidades do numero?
     Em pedagogia, como alias em tudo, que condiz a educacao,

e de rigorosa necessidade que conhecamos, exacta e definida-
mente, a natureza da disciplina que vamos ensinar; suas rela-
coes corn outras disciplinas; seu poder como meio de desenvol-
vimento mental; e, finalmente, a sua utilidade nos negocios da
vida.

     Uma definigao, embora correcta, nao sendo bem compre-
endida, torna vagos e inefficazes todos os esforcos do ensino.

     Em arithmetica, por exempio, ha definicoes de numero que
podem e devem ser criticadas, porque nao exprimem absoluta-
mente a sua realidade.

     Dentre muitas, cito esta: numero e uma colleccao de uni-
dades.

     Ora, uma oolleccao de objectos da mesma especie tambem
pode ser designada pelas palavras poucos, alguns, muitos etc.
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       Vedes, pois, que Ihe falta a indispensavel precisao para
  bem caracterizal-a, por isso que, si eu coUocasse deante de vos
  alguns objectos quaesquer da mesma especie, e indagasse: —
  quantos objectos tendes a vossa frente? poderieis responder-me
  aoertadamente: tenho alguns, ou poucos, ou diversos objectos.

       Mas estas respostas sao vagas, indeterminadas, e nao me
  habilitam a saber a quantidade exacta dos referidos objectos.
  Pela definicao, porem, nao poderia eu reclamar contra ellas, por-
  que de facto, alguns, poucos, diversos, traduzem tambem uma

  colleccao de objectos da mesma especie.
       A citada definicao, por incompleta e vaga, e, pois, insuf-

  ficiente, nao tern precisao.
       Supponhamos agora que me respondeis: deante de mim

' acham-se cinco blocos.
       Cinco, como — alguns, poucos, diversos — e tambem urn

  adjective limitativo, mas define agora exactamente a colleccao
  de objectos, cuja quantidade limitada eu desejaria conhecer.

       Si eu fosse cego concebel-a-ia tao bem como nao o sendo.
       Que differenca se podera, pois, estabelecer entre a signi-

  ficacao de cinco e a de — alguns, diversos, poucos?
       Uma so: a de precisao na quantidade da colleccao, pois,

  cinco responde definidamente a pergunta — quantos blocos?
       E' muito difficil mesmo formular uma rigorosa definigao

  de numero. A melhor que poderiamos dar presentemente e que
  — limita de modo definido, precisando o quanta, objectos da
  mesma especie, ou melhor ainda, e um grdo determinado de

  plur'alidade.
       0 correlative desta definicao seria, em geometria: as su-

  perficies, linhas, angulos e pontos, limitam, quanto as dimensoes,

  de modo definido, os volumes ou corpos.
       0 numero limita, de facto, definidamente •e nao de modo

  vago ou imprecise, objectos da mesma especie, em relacao ao

  quanto.
       Nao e uma qualidade de objectos, nem faz parte de um

  delles: limita-os simplesmente e de modo particular.
       A principio, fazemos essas limitacoes pelos sentidos: vista,

  tacto, ouvido — os quaes tern, todavia, um marco, um termo,



6REVISTA ESCOLAR

 alem do qual nao e permittido passar. Por mais que estejam exer-
 citados os sentidos, nao poderao mesmo ultrapassal-o. Qual seja,
 porem, esse manco, nao poderei ainda determinar ao justo.

      Mas, dahi em deante cessa o alcance dos sentidos, substi-
 tuido pelo que podemos chamar alcance de imaginacao.

      0 poder deste, em precisao e clareza, depende, porem, in-
 teiramente, do primeiro.

      Este e um facto de capital importancia para o ensino, e de
 que nunca se deve olvidar o professor, facto que se pode syn-
 thetizar nesta expressao: o invisivel so pode ser medido pelo
 visivel.

      A experiencia, ou em outras palavras, os productos intel-
 lectuaes, adquiridos pelos sentidos e fixos no espirito, sao a
 unica medida para avaliar e appreender aquelles que Ihes esca-
 pam a accao directa.

      Vou exemplificar, para maior clareza. Supponhamos que
 desejava conceber a extensao de um kilometre. Sendo-me ella
 invisivel no memento, so conseguiria ter uma nogao exacta da
 sua medida, per meio do metre que, por observacao directa, se
 acha ja definidamente fixo no meu espirito.

      0 mesmo se da corn todos os nossos conhecimentos superio-
 res, os quaes so conseguimos adquirir por meio de padroes in-
 troduzidos, no cerebro, pelos sentidos.

     Tenho ouvido, varias vezes, grandes censuras ao methodo
objective do ensino de numeros, servindo de principal argumen-
to a impossibilidade de poderem a mao e a vista abranger muita
coisa ao mesmo tempo.

     Esta objecgao e, porem, positivamente illogica; pois o que
mais importa no ensino da mathematica e que as nossas medidas
de valores, que so podem ser aprendidas pelos sentidos, existam
em nosso espirito tao claras e definidas, como claro e definido
existe, por exempio, o metro no espirito do empregado duma
loja, acostumado a medir fazendas e fitas.

     0 mmimo erro do padrao, que serve de termo comparativo,
causana, como e facil immaginar, um enorme erro de apreciagao
em um numero infinite de concepcoes.
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     Do mesmo modo, precisamente, si nao forem claros ao es-
pirito os padroes arithmeticos, mui fraca e errada sera a con-
cepcao dos diversos numeros de coisas fora do atcance dos
sentidos.

     0 proprio argumento dos adversaries do ensino objectivo,
torna-se, como acabaes de ver, a defeza mais forte em seu pro-
veito.

     Que se pode fazer corn numeros?
     Procuremos a resposta, observando uma colleccao qualquer

de objectos, estes blocos, por exemplo.
     Que poderemos fazer icom ella? Em que relacoes podere-

mos vel-a?
     Tiremos-lhe uma parte: nossos olhos perceberao uma limi-

 tacao definida em relacao ao todo. Que posso fazer agora desta
 parte ou numero? Separal-o em outras partes ou numeros me-
 nores, cada um dos quaes meu espirito, por intermedio da vista,
 limita precisamente, definidamente.

      Poderei separal-o mais ainda? Posso: eis agora diversos
 numeros. Reuno-os de novo, formando um so numero. Separo-o
 agora em novos numeros, para de novo os tornar a reumr em
 um numero unico. Separo este numero unico em partes eguaes,
 considerando tudo isto como feito neste momento ou realizado
 remotamente. Que fiz eu, pois, sinao compor e decompor col-
 leccoes de blocos?

      Todas as operacoes arithmeticas, por mais difficeis ou com-
 plexas que sejam, reduzem-se, de facto, a um ou a outro destes
 dois simples processes: unir e separar. Ha nelles duas relacoes
 que, consideradas isoladamente, sao correlativas uma da outra,
 podendo chamar-se, a primeira, a relacao de numeros deseguaes
 uns para corn os outros; e a segunda, relacao de numeros eguaes.

      Este numero de blocos posso separal-o em numeros ou
 partes deseguaes, reunindo-as depois num so todo; como se-
 paral-o em partes- ou numeros eguaes para os reunir depois
 tambem num so todo.

      As quatro operacoes chamadas fundamentaes, resumem-se
  nisto.                                                   •»
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     Reunindo os numeros deseguaes (fazendo delles um todo)
pratico a addicao; reunindo os numeros eguaes (novo processo
para a vista e imaginacao) pratico a multiplicacao. 0 inverse
de um e de outre constituem respectivamente a subtraccao e a
divisao.

     A compreensao nitida destes simples factos, e da impor-
tate verdade de que todas as operacoes arithmeticas se reduzem
inteira e unicamente a applicacao destas relacoes, tornara o as-
sumpto da disciplina de que tratamos uma verdadeira sciencia,
em vez de uma arte complexa.

                         A EDUCA^AO

      Hoje, mais que nunca, precisamos reconhecer a importancia
 da educacao como instrumento capaz de formar o coracao e bem
 oriental-o na conducta da vida.

     Esta deve ser a vital ambicao de todo o educador. E' eviden-
te ao observador cuidado'so e attento que alguma ooisa mais que
 o icompleto desenvolvimento do intellecto e do physico, e neces-
 saria a formacao de bons homens e de boas mulheres.

     Valiosos sao os conhecimentos scientificos, literarios e ar-
tisticos; indispensaveis os exercicios physicos, mas todos estes
conhecimentos e exercicios nao bastam, por si mesmos, para a
formacao do homem honesto, do cidadao util, prestadio.

     0 intellecto e o physico precisam e devem ser desenvol-
vidos, nao resta a menor duvida, mas, e de mais proveito que a
consciencia seja despertada e educada para que constitua a forca
dominante na conducta e na vida.

     As necessidades moraes do homem sao ainda mais impor-
tantes que as physicas ou intellectuaes.

     Nesta epoca de desenvolvimento e aperfeicoamentos scien-
tificos, ha perigo de descuidar do coracao, preoccupando-nos
demasiadamente corn o saber.
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     Precisamos installar no coracao e na vida das criancas e
da mocidade, alguma coisa definida, alguma coisa que impres-
sione, alguma coisa que faca corn que essas crianca's e essa mo-
cidade sejam amanha homens e mulheres honestos, fieis e virtuo-
sos, cidadaos honrados, integros.

           AMB1ENTE E DISCIPLINA ESCOLAR

     Toda a educacao e, em resumo, o resultado do contacto ou
influencia dum ser humane em relacao a outro. E' a consequen-
cia dum dar e receber mutuo, duma communicacao ou transmis-
sao de ideas e sensagoes.

     Nao importa qual seja o conhecimento que sobre determi-
nado assumpto tenha o professor; esse conhecimento nao chega .
a crianca como simples informacao, mas como uma qualidade
pessoal, transmittida por um meio humano. A attitude da crianca
para corn o assumpto, sua aversao ou attraccao pelo mesmo, o
modo pelo qual elle se adapta a sua propria vida, os habitos que
dahi se derivam, as questoes que desperta, dependem das conven-
coes que se vao realizando na mente infantil. 0 methodo de apre-
sentacao do assumpto podera ser completo; mas nao e o methodo
pedagogico tao somente, e sim o methodo pessoal que realmen-
te affecta e modifica a crianca.

     Por isso que a disciplina escolar e questao continua e per-
sistente. E' um facto mais inconsciente de que consciente.

     Nao ha maior erro do que confundir disciplina corn os dif-
ferentes pianos de que o professor lanca mao para manter
governo ou assegurar ordem, ou ainda corn aquelles de que se
vale quando apparecem casos de turbulencia ou rebeldia. Estes
sao incidentes da disciplina — incidentes importantes talvez —
mas apenas incidentes. A verdadeira disciplina esta na attitude
da crianca, no modo de responder, nos habitos que nella estao
continuamente se formando ao contacto corn outras pessoas.
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        As vezes, a crianga entende e corresponde ao methodo pes-
   soal do professor, ao modo pelo qual seu caracter se manifesta-
   as vezes, e mdifferente, fria; as vezes, e avessa, procura esquivar'-
   se e por meio duma infinidade mais ou menos instinctiva de
   artificios, protege-se da influencia que sente sera exercida si se
   entregar. Casos ha em que a criahga e abertamente rebelde e
   assim forma habitos que sao exactamente antagonicos a vontade
   do professor. Nao e precise que esta opposigao seja tangivel A
   conducta exterior e, nao raras vezes, fraca e ma reflectora das
  condigoes mteriores. Bern difficeis de ler sao as marcagoes dos

  nossos barometros e thermometros moraes e psychologicos
  Lnangas apparentemente obedientes e doceis, tern sua corrente
  interior de aversao e descontentamentos, affectando mais ou me-
  nos suas ideas e emogoes, e consequentemente, seu caracter.

       A realidade da disciplina esoolar e questao de applicacao
  pessoal, desenvolvendo-se em meios tao invisiveis quao exten-

  sivos; e uma questao de ambiente e por isso de difficil compre-
  ensao. 0 pnncipio geral no qual parece baseado o estudo deste
  lopico, e a necessidade de continuidade entre a escola e as outras

  agremiagoes, portanto a necessidade de identificagao da vida
 escoiar corn a vida dum lar modelo.

      A cnanga vem a esoola corn certos modos ou habitos bem
 es abelecidos. Em parte consciente e em parte inconscientemente

 ella ja estabeleceu as normas do que considera legitimos meios
 de communicagao social; conhece certos direitos que uma pes-
 soa pode ter sobre outra, e os deveres reciprocos. Sua .concepcao
 de direitos e deveres e muito mais ampla que a formulada pelo
 codigo ethico; e uma questao de direitos e de deveres, nao im-
 plesmente no sentido moral dos termos, mas incluindo todas
 as relacoes que uma pessoa possa ter corn outra. Si a crianca

 cresceunumambiente sao, a primeira coisa que reclama e svm-
thia, affeigao, auxilio. E o dever correspondente, que ella

mesma se impoe, nao e fa-z^r isto ou aquillo, mas sim ir ao en
contro dessa affeigao, sympathia e auxilio, corn espirito de fran-
queza e confianga.
mada^r05 admittir que a criansa venha das ultim^ --
n.adas sociaes; mas, si nesse meio, nesse ambiente, nao desap-
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pareceu o ultimo vestigio de sentimento de familia, suas relagoes
terao sido inspiradas e elevadas pela influencia sentimental

dessa convivencia.
     Si isto e certo, o primeiro problema que espera a nossa

solugao e: como aceitar e utilizar os principios e ideaes per-
tencentes a ethica familiar. Nao quer dizer que a ethica familiar,
que toda crianga conhece, seja a mais elevada, mas e a unica que
ella conhece quando vem a esoola, e aquella que Ihe e real e
significativa, aquella que tern determinado o seu genio e a sua
conducta. Pode a escola, fazer outra coisa sinao edificar sobre
 o alicerce que ja esta plantado? Uma vez que essa ethica e a unica
 de que dispoe a crianga, uma vez que fez della o que ella e, se-
 ria mais que loucura abandonal-a, desprezal-a. 0 que e preciso,
 e saber aproveital-a, na formagao do caracter e dos sentimentos
 da crianga, na sua educagao, emfim.

               0 ENSINO DA GEOMETRIA

     Eu nao posso compreender porque o ensino da geometria
continua na escola primaria mera disciplina sem finalidade pra-
tica, apenas como elemento morbido, indigesto e abhorrivel.

   '•Na minha vida magistral combati sempre o dessorado sys-
tema de se querer infiltrar conhecimentos geometricos atraves
duma enfadonha collecgao de solidos, que as criangas manejam
corn indifferenga ou horror, e umas figuras no quadro preto
cuja applicagao jamais encontram na vida quotidiana.

     Aprendi geometria assim; ou, antes, me ensinaram. assim,
e eu so vim a compreender esse conjunto de admiraveis conhe-
 cimentos quando me fiz homem e ja possuia um diploma de

 escola superior.
     Pergunte-se a um pequeno em que pensa aproveitar as no-

 goes de triangulos, sectores e areas e elle ficara boquiaberto,
 julgando que estamos brincando.
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       E quando Ihe mostrarmos um esquadro e Ihe dissermos que
  e indispensavel na construcgao de caixas, bancos, mesas, carros,
  navios, no tragado de parallelas e perpendiculares, na appli-
  •cagao, emfim, de mil e uma questoes geometricas, o pobrezinho
  sorrira, como a duvidar de que tudo isso seja geometria. E' que
  a geometria que Ihe ensinaram foi aerea, illogica, incompreensi-
  vel.

       E, no entretanto, nenhuma disciplina escolar e mais util,
  mais necessaria, mais applicavel na vida e nenhuma outra apre^
  senta maior facilidade de aprendizagem por processes praticos,
  intuitivos.

    • Na modelagao do barro, no recorte ou dobramento do papel,
 nos trabalhos de carpintaria, na construcgao de papagaios
 e outros brinquedos infantis, no encapar de livros, na
 feitura de embrulhos, na oonfeccao de roupas para bonecas,
 na cobertura das carteiras, mesas, moringues, armarios e mais
 objectos da escola, no tragado dos canteiros, na organizagao
 de graphicos, no levantamento de plantas etc., etc., ha oppor-
 tunidades excellentes para o ensino de quadrilateros e polygo-
 nos, tangentes, cordas e areas.

      Por que se ha de preferir a nomenclatura arida das linhas,
 dos angulos e triangulos, a serie immensa das formulas e das
 regras as ligoes dadas deante do objecto e conseguintemente
 fora^ da classe, nas offidnas, nos museus, nos laboratorios,
nos jardins, nas hortas, nos pomares, nos campos, a beira-mar'
em toda a parte, emfim, onde o discipulo possa fazer as suas
observagoes e onde tenha alguma coisa a aprender?

     Por que o ensino theorico, livresco, entorpecente e nao
vivo, attraente, palpitante?

     Cerremos fileiras contra essa arcaica orientagao; lancemos
o grito de guerra, e que a nossa reacgao seja immediata,
prompta, efficaz.

                                P. DEODATO DE MORAES.
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LICOES PRATIgAS^

                       GEOORAPHIA

                  NOQOES DE ESCALA

                Quanto mais encorajarmos a crianga a ver e a
           faser, por si, quanta mais a animarmos no seu racw-
           cinio, tanto mais claras e duradouras serao as im-
           pressoes recebidas.

     Professor. — Aqui esta um bello mappa do Brasil.
     Alumno. — Esse mappa representa o Brasil todo?

     P.—Sim; o Brasil todo.
     ^._Mas, o Brasil tern mais de 8.000.0000 de km2!
     A.—Tao grande assim, como e que elle pode caber nesse

mappa, que e relativamente bem pequeno?
     p. — Este mappa e o retrato do Brasil, nao e verdade?

     A. — Sim, senhor.
     p. _ E os retratos como podem ser, quanto 'ao tamanho?
     A. — Podem ser do tamanho natural dos objectos, ou me-

nores e, as vezes, ate maiores.
     A.—Augmentados, ,sao poucos.
     A.—E do tamanho natural tambem sao raros.
     p — Do tamanho natural, ja se ve, nao pode haver retrato

do Brasil.
     A.—Entao, tern que ser diminuido.
     P. — Quando o photographo, ou o amador tira um retrato

reduzido duma pessoa, o que deve elle reduzir?

     A.—Tudo, todas as partes.
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       P. — Sim, tudo, proporcionalmente.

       A. — Nao ha de diminuir o nariz mais do que a boca.

      P. — Justamente. Assim, quando fazemos um mappa do
  Brasil, precisamos representar, proporcionalmente diminuidos,
  todo.s os seus detalhes.

      A. — Deve-se diminuir o comprimento e a largura de seus
  rios, a extensao de suas costas, a altura de suas montanhas etc.. .

      P.—Muito bem! E" isso mesmo. Vamos fazer, aqui no
  quadro-negro, o mappa, a planta desta sala.

      Antonio e 'Affonso mecam o comprimento da sala; Ar-

 thur e Alvaro, a largura.

      A.—Achei 6 metres de comprimento.

      A. — A sala tern 5 metres de largura.
      P. — Poderemos fazer um deseriho que represente a sala

 no seu tamanho natural?

      A. —Nao, senhor; nao caberia no quadro.

      A- — Precisamos diminuir bem o desenho.

      P. — Bern; vamos fazel-o cinco, vezes menor.
      A. —Tern que ser um rectangulo cinco vezes menor que o

 natural.

      A.—Menor no comprimento e na largura.

    ^ p- — s! a sala tern 6 metres de comprimento, quanto teria
 si fosse cinco vezes mais curta?

     A.— (Fazendo o calculo.) — Dmdindo 6,"1 X 5 o com-
 primento sera de 1,"' 20.

     P. — E a largura?

     A.— (Fazendo o calculo.) — A largura sera de I."1
     P. — Faga, entao, no quadro, um rectangulo corn essas di-

mensoes, Paulo.
     A. — (Desenha.) Prompto, professor.

     P. — Esse rectangulo, que representa o rectangulo da sala,

quantas vezes e menor do que ella?
     A. — £ cinco vez'es menor que a sala. -

     P. — Entao, esse rectangulo,, que parte representa da sala
toda?
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     A. — E' um quinto.
     A. — E' a quinta parte da sala.
     p.—Escrevemos '/s aqui no canto da planta. Pode-se

tabem es'crever assim: 1 : 5..
     A.—Que quer dizer isso, professor?

     P. — Quer dizer que um, no mappa, e cinco vezes mais na

sala.
     A essa reducgao proporcional que fazemos, chamamos

escala.
     Na planta da sala qual foi nossa escala?
     A,— Um para cinco, ou l/s .

     P. — Essa reduccdo ou escala e a relagao que existe entre
o tamanho do paiz, da sala etc., e o mappa ou planta.

     A. — Quern olha na escala sabe logo quantas vezes esta

 o mappa diminuido.
     P. — Voltemos agora a olhar o mappa do Brasil. Qual

 e a sua escala?

     A.—Aqui esta escrito 1: 4.000.000.
      P. — Sabem o que isso quer dizer?
      A. — Que este mappa, o retrato do Brasil, esta diminuido

 4.000.000 de vezes.
      A. — E estas duas linhas parallelas, tao bem riscadinhas, o

 que sao?
      P. — Outro modo de representar a escala; a escala de re-

 duccdo.
      Qual e a nossa unidade de medida?

      A. — 0 metro.
      p. — Supponhamos, Mario, qu'e quizessemos fazer um

 mappa na escala de 1 : 10.
      A.—Dez vezes menor.
      P. — Teremos que construir uma. escala, linhas paralellas,

 em que cada uma das divisoes represente a decima parte da

 medida adoptada.
      A. — 0 metro seria representado pelo decimetre.
      P.—Faga, entao, duas linhas parallelas de um decimetro

 de comprimento cada uma.
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     A. — Sao os verbos intransitivos. . .
     P- — Vimos ainda que ha outros verbos que precisam. . .

quern sabe?

     A. — Precisam de compilemento essencial.
     P.—Bravo, Julio!... Leia agora a 2." sentenga, ali no

quadro-negro.
     A. — (Lendo.) Carlos quer papel, pennas, livros, lapis e co-

der nos.

     P. — Qual e o predicado?
     A. — E — quer pa-pel peruias, livros, lapis e cadenios.
     P.—Eo verbo?
     A. — 0 verbo e — quer.

     P. — Esse verbo tornou, por si so, o sentido complete?
     A. — Nao, senhor. Foi preciso dizer: papel, pennas, livros,

lapis e cadernos para se compreender a sentenga.

     P- — Todo o verbo, assim como o que acabamos de ver, e
verbo de predicacao incompleta.

     A. — Todo o verbo de predicacao incompleta precisa entao
dum complemento essencial, nao e mesmo?

     P. — Sim, senhor, muito bem. . . e isso mesmo!
     Olhem agora, no desenho, este galho, que e um caule. Com-

pletando-o, o que vemos?

     A. — Folhas.
     P. — 0 galho esta, pois, complete corn as folhas. E donde

saem essas folhas, no 2.° desenho?
    .A. — Do galho, do caule.
     P. — Directamente, nao e?

     A.—Sim, senhor; saem directamente dos galhos.
     P. — Assim tambem — papel, pennas, livros, lapis e ca-

dernos vem directamente completar o. sentido do verbo quer.
     A-—(Escrevendo.) Entao—— papel, pennas, livros, lapis

e cademos representam na sentenga o que essas folhas represen-
tam no galho?

     P. — Papel, pennas, livros, lapis e cadernos sao as coisas
que Carlos quer, as coisas desejadas por Carlos; sao os pacientes
da accao verbal.
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      Todo complemento que corresponde ao paciente da accdo
 verbal, chama-se complemento paciente, complemento objective
 ou complemento directo.

      A- — Entao, papel, pennas, livros, lapis e cadernos sao
 complementos objectives. . .

      A. — Ou complementos directos.

      P. — Sim, sao complementos directos do verbo querer, que
 e um verbo transitive. (Variados exercicios corn os verbos transi-
 twos.) — Mas, nem todas as folhas nascem directamente pega-
 das ao caule, como estao vendo. Umas saem duns no.s, como se
 ve no bambii.

      A. — E"' verdade, ja reparei nisso.
      P- — Assim tambem os complementos essenciaes nao vem

 todos immediatamente seguindo o verbo.
      Leia a terceira sentenga, Manoel.

      A.—- (Le.) Eu Venho d escola.
     P. — Qual e o predicado?
      A. — 0 predicado desta sentenca e — venho d escola.
     P. — E o verbo?
     A. — 0 verbo e — venho.

     P. — E' de predicagao completa esse verbo?
     A. — Nao, senhor — precisa de complemento essencial.. .
     P. — Qual e esse complemento?
     A. — A' escola.

     P-—Mas, notem bem: esse complemento ess'encial nao re-
presenta o paciente da acgao.

     A. — Nao e complemento directo.
     P- — Muito bem. Esse complemento .yem precedido de que?

Que veem voces antes delle?
     A. — Eu vejo um d, antes de escola.

     P. — Pois esse d liga o complemento — escola ao verbo —
venho. E' como o no que prende a folha ao caule.

     Estes complementos chamam-se indirectos. Nao seguem di-
rectamente o verbo.

     (Muitos exemplos e exercicios corn complementos indi-
rectos.)
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    p. _ Vejamos nosso ultimo desenho.
    A.—Aqui as folhas envolvem o caule.
    p _ Pode-se dizer que formam o caule.

    Leia, Armando, nossa ultima sentenca.
     A, _ (Le.) Ella e boa, applicada e. assidua.

     A.—O predicado e — e 600 applicada e assidua.

     A.—0 verbo e— e.              .         ^
     P. — Quando voce diz: Ella. e, o sentido esta complete,

Joao?
     A.—mo, senhor. Ainda aqui precisamos de complemento

essencial.
     P. — Bern essencial.
     A. — Boa, applicada e assidua sao os complementos esssen-

ciaes do verbo e.
     p _Sim, sao essenciaes, indispensaveis.
     Si em vez de ella, o sujeito fosse elle, como dina voce, Al-

 berto?
      A. —Elle e bom, attencioso e assiduo.
      p. _ E si o sujeito fosse do plural?

      A — Elles sao bons, attenciosos e assiduos.
      P —,Precisaremos mudar os complementos d-os outros ver-

 bos, quando os sujeitos variarem em genero ou em numero.

      A.—Nao, senhor.
      P —- Explique-me is&o.

  •    A. — Eu posso dizer: Maria (ou Joao) quer papel, pennas,

  Hvros, lapis e cademos.   ,                        ,.    r
       A. —Tanto um menino como uma menina podem dizer: ^

  venho d escola..                                      •
      p. _ Corn o verbo ser o complemento precisa concordar em

  s-enero e numero corn o sujeito.
       Esses complementos - qualidades, que formam corn o ver-

  bo ser e corn alguns outros verbos uma affirmacao completa, cha-

  mam-se complements predicatives ou attributives.
       A.- Entao, boa, applicada e assidwa sao complement

  attributives.
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     P.—E aqui? (Mostrando uma pyramide hexagonal.)
     A. — Ahi tambem sao triangulares.
     P. — As faces lateraes de qualquer pyramide sao sempre

triangulos.
     A reuniao de todos estes triangulos forma a super fide la-

teral da pyramide.
     A. — E de todos, juntos corn a base?
     P. — Forma a super fide total.
     A. — Todas as faces lateraes encontram-se aqui emcima.
     P. — Esse ponto de encontro de todas as faces lateraes

chama-se vertice.
     A. — 0 vertice e o cume,, o pico da pyramide.
     A. — Descendo do vertice, aqui do lado, os [.riangulos tam-

bem se encontram.

     P. — Como se encontram?
     A. — Dois a dois.
     A.:— Em linhas rectas inclinadas.
     P. — 0 ponto de encontro de duas faces, a juncgao de dua?

superficies chama-se aresta da pyramide.

     A. — 0 numero de arestas tambem e determinado pelo nu-
mero de lados.

     A.—Entao, esta pyramide tern quatro arestas, porijue sua
base e quadrangular.

     P.—Sim, tern quatro arestas lateraes. . . E aqui na base
nao se encontram faces?-

     A.—Ah! E' verdade, as faces lateraes encontrando-se
corn a base, formam outras quatro arestas.

     A. — A pyramide quadrangular tern oito arestas.
     A. — 0 dobro do numero de lados da base.
     P.—Justamente. (Mostrando uma pyramide pentagonal

obliqua.) — E esta, que forma tern?
     A.—Parece uma pyramide que esta caindo.
     P. — Tern base?

     A.—(Mostrando.)Assenta em um pentagono.
     P. — E as faces lateraes sao triangulos?
     A. — Sao, mas nao todos eguaes!
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     A.— As faces lateraes encontram-se todas aqui no vertice.

     p _ Esta e uma pyramide pentagonal obliqua.

     A.—E as do Egypto?
     p _ Sao pyramides rectos.
     A. — Quando ficam em pe, direitinhas, deviam ser pyra-

mides perpendiculares.                             .    ,
     p.—Quando a perpendicular tragada do vertice cae no

centro da base, a pyramide e recta.
     A — Quando cae fora, e obliqua.
     P — Essa perpendicular e a altura da pyramide.
     A.—A» pyramides do Egypto, ali pintadas, tern altura

bem maior que estas que temos nas maos!

                          ZOOLOGIA

                       OS CARNIVOROS

                  0 ensino das differentes disdplinas deve des-
             perlar o interest da crianca, ensinal-a a observar

             e a pensar. E" precise encaminhal-a a observar e>
             raciocinar e nao encher.lhe o cerebro de regras, defi-

             jiniqoes ftr.

      Pro/esA-o/-.—(lndicando um mappa zoologico aos alum-

 nos ) Conhecem os animaes que aqui estao representados?

      Alumno. — Eu conhego, professor: nesse mappa eu vejo o

. gato, o leao, o tigre, a onga...
      P. — E voce, Manoel, que animaes esta vendo.''

       A. — Eu vejo o cao, o lobo, a raposa. . .

      p. — Mmlo bem. Qual de voces sabe me dizer u nome que

  eutro dia demos a esses animaes?

       A.—Eu sei, professor. 0 leao, o tigre, o lobo, a onga, o

  gato etc., sao animaes carnivores.

       p — Exaclamente. . . mas, porque?
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     /•>._( Moslraii(l') o t-sqnclelo da ra!)p(-:a iluni camivoro.)
Vfjam: us denies dos carnivoros sao divididos <'m duas partc-.
Oiiiiiulo as maxillas >.(• i'ecbam. os moiares ^ixonlrain-s,' tun-

rrionamio ronio laminas lie lesonras.
      Agora vpjamos onira coisa. Qnein ja iTparoi] na inancira

[inr i)uc (fs gales aiidain. tiiarcham?
      ,•/.-—Eu. ja. Kll^s atlilani nas prnlas (ID-- ()<'---.
      .1. — Mas, in'iii Idtins os cariiivoros it''in 1.1 'ii('sini) modo de

;iiiilar, nao (' [irolcssorY
      f'. — Sim, ina' uua^i lo'los clles man'liam roino o gato,

-olirc i.i-' <lr(!os <!os |»es. <• por isso cliamaiii-^c diQUi^i'tKlos.
      A. -— F^ilao. o (•aciiorrn c o ^ato sao digltif.radox.

      .1. — 0 It'ao laiii1)fin *'•.
      A. — A ra|i!)s^i.
      .1. — 0 tif.!:rr.
      A. -  A. oiu,;a.
      A. - 0 lo!>o.
      .-/. —- 0 Iropanlo.
      A.- - Qnanh's dic:illi!r<i(lns!
      ¥. — - Sun. lodos rsscs carnivoros sao digili^rados.
      A. — E os ([iic )iao o sao, conio se chamani?
      P. — Es^es sao os f>lfi.nii^ra<los: (jiiando iii.ircliaiii. apoiam

 no c)iao loda a plaiila dos pps.
       A.—Qnal ('• o pifititicft'fiilo nosso (•onhecitio?
      P. — 0 iirsu u o priiiripal rt'[)resenlaiitf dos pidntio.rados.
       A. — Mas. in'is nao !emos nrsos.
       P. — Tenios o conli. chamado ///".so nari^iido. i|iit' ('' laiiiliem

 /ilfinli^rddd.

       A.—0 t;alo (.' o rarlioiTo sao ilniitigi'ddon. mils l"m ^arras
 flif ft'rcnics.

       P. — E os dois nao t?m o incsmo nuniero »)»• dedo:-?
       //. — En nao sei, tiao. senl]<jr.
       P. - —- KcpaiTm cni rasa nos galos e nos cafs. Anilxjs tern

 3 dcdos nas palas aiileriores. f 4 nas patas poslerior^s. . . Que
 niais vix/Ps notaram nas palas do galo?

       A. — 0 galo pode recollicr as imlias. ()ua)i(!o nao (]iier arra-
 nliar. Snas nnlias sao mnito afiada'.
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      A. — E quando fica zangado, arma-se de coda unha!
      P. — Diz-se que o gato tern unhas retracteis, que elle escon-

 de corn facilidade.
      A. — 0 cachorro ja nao tern unhas assim.
      A. — As suas unhas nao sao afiadas e recurvadas, como as

 do gato.
     P. — Os carnivores, como o gato, o tigre, o leao, a pan-

thera, a onga etc., que tern garras retracteis, pertencem a familia
dos felinos.

      A. — E o cachorro?
     P- — 0 cao, o lobo, o chacal, pertencem a familia canina.
     A. — A" familia dos caes?
     P. — Isso mesmo.
     A. — 0 cao e o gato nao sao t'erozes. . .
     P. — Esses sao carnivoros domesticos e que nos prestam

bons servigos.
     A.—Os outros carnivores sao terriveis!
     P.—Sim: essa ordem encerra os animaes mais ferozes.
     A. — So o leao!. .
     P. — Quanto ao leao, sua forga e intrepidez sao taes, que

bem merece elle o nome de re?' dos animaes.

                       AR1THMETICA

                         SEGUROS

                 A questao de seguros e tao importunte na vida
            nwderna, que seus aspeclos mais geraes devem ser
            ensinados na escola.

                A utilidade e importancia pralica e o lado
            technico do assumpto precisam ser accentuados.

     Alumno. — 0 senhor viu o incendio que houve honlem na
fabrica de moveis da rua X.. . ?

     Professor.—Nao vi, mas li, nos jornaes,.que o fogo des-
truiu quasi todo o edificio.
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     A. — Eu fui ver e ouvi diversas pessoas falarem que a fa-
brica estava no seguro e, por-isso, os donos nao iam perder
muito. . .

     A. — Mas, como e que nao vao perder?
     A.—E' mesmo... quern Ihes pagara o que o fogo des-

truiu?
     P- — Paga a companhia em que a fabrica estiver segurada.

     A. — Mas, eu nao entendo como e que as companhias po-
dem pagar!

     A. — Nem eu!
     P. — Ja vao saber. Quern poe sua casa, ou seu negocio, on

sua fabnca etc., no seguro, ou entra para uma companhia de se-
gur'os. faz um contracto que Ihe garante uma indemnizagao em
caso de perdas ou damnos resultantes de certas causas.

     Esse contracto e feito por urn certo praso e mediante deter-
Hiinada sornma paga a companhia. E' corn as quantias pagas pe-
los aegurados, que a companhia pode satisfazer a indemnizagao
de que falamos.

     A.—Ah. . . Agora compreendo bem: a companhia paga
indirectamente: e corn o concurso de todos os segurados.

     P. — Exactamenle.
     A.—Eu tarnbern entendo melhor: aquelles que pagam

seus seguros, em certa cornpanhia, em caso de incendio, por
exemple, duma propriedade segurada na mesma companhia, aju-
dam assim a pagar a propriedade que se queimou.

     P. — Juslamente.
     A. — Eu queria bem saber o que tern a policia corn os in-

c'endios. Porque manda ella guardar as caaas onde houve
iiicendio?

     P. — A policia precisa proceder a visloria e a inquerito,
para verificar as causas do incendio.

     A. — Para ver si foi proposital ou nao?
     P. — Isso mesmo, e si foi proposital, a companhia nada tera

que pagar.
     Nem todos os seguros ;.ao cuntra fogo. Ha seguro? contra

roubos, seguros maritlmos. . .
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       A. — Esses sao contra naufragios?
      P.—Sim: contra naufragios, incendios nos navios, estra-

 gos pelas aguas do mar etc.'
      A. — Ih!. . . Quanta sorte de seguros!
      P.—Nos logares assolados por tempestades e furacoes,

 ha ate seguros contra tempestades.

      A.—Hoje em dia ate os automoveis se poem no seguro!
      P- — Esses e outros sao seguros que fazemos para a:arantir

 nossas propriedades. Podemos tambem fazer seguros pessoaes.
      ^-- — ^ familia recebe o dinheiro depots que a gente niorre?
      P. —Nem sempre; depende da natureza do seguro. Ainda

 ha os seguros contra doengas e accidentes.
      A.—E'uma boa coisa!

      P.—Si e! Todo homem, especialmente chefe de familia,
 deve ler sua vida no seguro.

      A. — E' precise escolher bem a companhia!
      P. — Sim. Umas offerecem maiores vantagens do que ou-

 tras, mas todas sao fiscalizadas pelo governo.
     P. — Assim e bom, porque o governo nos protege!

     P.—Quasi todas as companhias sao organizadas como
 meio de emprego de capital.

  _  A — Quando a gente faz um seguro, assigna um contracto
 nao e/

     P. — Sim. Esse documento ou contracto entre o segurado
e a companhia, ou seguradora, e chamado apolice.

     A- — E o que marca o contracto ou apolice?

     P. — (Mostrando a classe uma apolice.) 0 texto da apolice
determina todas as condigoes debaixo das quaes sao feitas as
garantias contra as perdas e damnos: — quantia segurada, ta-
xa, premio, tempo e. outras especificagoes necessarias.

     A. —E' precise determinar o tempo?
     A. — Eu pensava que o seguro era para sempre!

     P. — 0 seguro contro o fogo e geralmente renovado annu-
almente. Raramente as apolices sao para 3 annos, e nunca mais
do que para 5 annos.

     A. — E no firn desse tempo?
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     /< _ E" preciso iTnovar a apolice, ou entao percler o (h-

rcilo ao secure.

     ,-f. — E a taxa?
     P. - - !)e uns tallies lior c.enl.o sobre a somma s(^ura<!a.

     .;. - E (jii.i! >'• a laxa ipie se costuma pagar?

     /•'.--DC pilule <la nalure/a (io negocio segurauo, ila se-

^iirain.a que o Mlif'icio offerece ern caso de incpndio (4c.

     A. — As tabi-k'a- c ol'ficinas eslao mais sujeitas a in<'en<lios

ijiu' as lojas.
     A.—. As fahricas dc phosphoros e os depositor <le ^a/o-

lina deveni pagar taxa l)em alta!. ..

     P. — As taxas variam entre % do valor da uuantia se^ti-

ra<!a, aK'- 5'r.
      (Os in-oblemn^ d/- scguro nuo encerram difficuldadcs. c

(jiuil o (dumno que deiiois dcsfa palestra nao qua-era resolver

 lirohletnu.i?)

      P. — Varnos agora encher a apolice. Corno cliamaremos

 a nossa cumpanhia?
      A.-- Eu sei: "Companhia Nacional de Segiiros."

      p. _ Boa (Jenoitiinagao! No verso da apolk'e escreveremos,

 rin primeiro logar, o nome ou firma do segurado. Cada nil) d(1

 voces pode dar uni nome a sua firma.
      A. — (Escrevendo.) A minha e: Jose Alves & Companhia.

      P.--Eml)aixo devp ir declarada a natureza do seguro.

      A, — QUR e (iiie fu escrevo? A minha casa e uma fabnca

 (]<•• cigarros.

      p—Escreva: "Mercadorias e machinisnios."

      Einbaixo vae a somma segurada.

      A. -- Eu vou por 200:000$000.

      p. _ Em seguida se escreve a data do vencimento.

      A. — Daqui ha um anno. Em 29 de maio de 1927.

      P. — Agora, o numero da apolice.

      /L—Numero 11153.
      A. — A capa esta prompta. E dentro?

      P. — A quantia segurada, outra vez.

      ^.—200:000$000.
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     P. — Vamos suppor que a taxa seja de %9o-
     Faga a conta.
     A•—% % de 200:000$000 == 1:250$000.

     P. — Fora outras despesas menores, como aejam: selios
imposto etc., etc.

     A.—Mas, sae barato, si acontecer a fabrica pegar fogo!
     (Variados problemas poderdo ser dados tendo-se o cuidado

que sejam applicaveis d vida pratica.)

                          PHYSICA

                    REFLEXAO DA LUZ

     (Sobre a mesa pedacos de vidro, de papel bronco, panno
escuro, espelhos, facas, pratos de folha, bola de borracha etc.)

     Alumno.—Que dia lindo!
     A. — Como o sol brilha!
     Professor. — Hontem voce nao poderia ter dito isso. Por-

que sera que alguns dias sao mais bonitos, mais claros do que
outros?

     A.—Porque, como o senhor ja disse, nos dias escuros as
nuvens interpoem-se entre o sol e nos, roubando-nos a luz.

     P. — Toda?
     A. — Felizmente nao, sinao seria escuro, mesmo de dia.
     P. — Entao, o que sera que o sol nos da e as nuvens nos

riram?
     A. — Luz.
     A. — E calor. Os dias sem sol sao muito mais frios.
     P- — Muito bem. E quando o sol, se nos esconde, appare-

cendo no outro^; hemispheric?
     A. — E' noite.
     P- — E o que nos fornece claridade a noite?
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     A. — A luz electrica.
     A. —Os phosphoros e as velas.

     A. — 0 gaz.
     A.—Nalguns logares, lampeoes a kerozene.

     A. — E lamparinas.
     p. _ Feche, Alvaro, a janella por onde a luz do sol esta

entrando.
     A.— Fecho-a de todo?

     P.—Nao; deixe uma frestazinha.
     A. — Por ahi mesmo o sol esta entrando.
     p — Repare como e que o sol entra pela fresta?

     A. — Bern direitinho.

     A.—Em linha recta.
    , p. _- Os raios luminosos caminham sempre em linha recta.

     Abra outra vez a janella, Alberto. Colloque o prato de fo-

lha, o panno, o papel e o vidro emcima dessa carteira.

     A. — Bern aqui, onde ha luz?
     P. — Sim. Que ve, voce?

     A. —Alguns dos objectos brilham; outros, nao.
     P. — Quaes os que brilham?
     A. — 0 prato de folha, o vidro. . .

      A.—Sao luminosos?
     p._Esses objectos, como o prato e o vidro, brilham, nao

 porque sejam luminosos, mas porque fazem voltar, reflectir. a

 luz que recebem.
     Jogue, Paulo, esta bola contra o chao.
      A. — Como pulou alto!

     P. — Porque foi que pulou alto?
      A. — Eu jogueia-a corn forga.
      p. — Si voce a jogasse corn a mesma forca contra um gra-

 mado bem fofo, saltaria assim?
      A.—Nao, senhor. Saltou bem, porque o chao e duro.
      p. _ Jogue a bola noutro sentido. . . Ella voltou na mesma

 direcgao, como da primeira vez?
      A.—Em direcgao bem differente.
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JOGOS ESCOLAR ES

                    VEADOS E MOITAS

     Os jogadores sao divididos em grupos de quatro.
     Tres criangas de mao dadas, representam a moita, e uma

quarta, dentro da moita, o veado. Ha um cacador e ainda um

veado extranumerario.
     A um dado signal comega a cagada, correndo o cacador ao

encalgo do veado extranumerario. Este pode entrar em qualquer
das moitas para esconder-se do cacador. 0 veado que ja esta den-
tro desta moita, foge, e entao e perseguido pelo cacador, pelo

que procura esconder-se noutra moita.
     A cagada continua ate que o cacador consiga pegar um

veado. Ahi os papeis reverter-se-ao: o cacador passa a ser

veado, e vice-versa.
     Para que todos possam tomar parte activa no brinquedo,

logo que o veado novo entrar na moita, trocara de logar corn um

dos tres jogadores que a formam.
     Para despertar interesse e avivar o brinquedo, as corridas

deverao ser curtas, entrando ,o veado, o mais breve possivel, numa

das moitas.

**

                PEGADOR EM MARCHA

     Em duas linhas, riscadas a distancia de uns tres metros ou
mais, uma da outra, duas fileiras sao formadas face a face.
Cada fileira representara um partido.
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     0 partido A, por exempio, comega o jogo marchando em di-
recgao ao partido B, ate que o professor de um signal. Voltam-
se entao os alumnos, correndo ao logar de partida, que e o seu
piques, perseguidos pelos do partido B, que procurarao pegal-os.

     Qualquer jogador pegado antes de chegar a sua linha, pas-
sara a fazer parte do partido B.            i

     A sahida, sempre ^m passo de marcha, sera repetida alter-
nadamente para os dois partidos.

**

                           PASSE !

     Os alumnos, em linha, hombro a hombro, formam "cadeia
atraz." A' frente da linha, a uma distancia convencional, esta o
pegador, de costas voltadas para a linh'a. Esta adeanta-se em di-
recgao ao pegador que, sempre de costas voltadas, caminha ao
encontro da linha.

     Um alumno duma extremdiade da linha, dando um ligeiro
beliscao, ou tapa, na mao do vizinho, diz: passe! 0 beliscao e
passado pela linha toda ate ao ultimo, que deve gritar ai! ao re-
cebel-o.

     Logo que ouve o ai! volta-se o pegador, perseguindo a to-
dos da linha, que fogem para um piques previamente marcado.
Aquelles que forem pegados ajudarao na seguinte vez a pegar
os outros, ou o primeiro pegado sera o s'eguinte pegador.

**

                           CH1COTE

     Este brinquedo e feito usando-se uma toalha, ou lengo gran-
de no qual se da um no: e o chicote.

     Qualquer numero de pessoas pode tomar parte. Uma e o pe-
gador; as outras, de frente voltada para o centre, formam uma
roda, corn as maos para traz.
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     0 primeiro pegador con-e ao redor da roda. exteriormente,
corn o chicote, que deixa cair nas maos de qualquer jogador.
Quern recebe o chicote deve immediatamente voltar-se e tentar
bater corn elle no coinpanheiro fla direita, ou da esquerda, como
se convencionar. Esse vizinho procurara escapar, correndo ao

redor da roda e voltando ao seu logar, Si escapar apenas corn
uma batida, recebe o chicote e troca de logar corn o primeiro
pegador; si receber mais que uma chicotada, aquelle que esta
coin o chicole trocara de logar corn o primeiro pegador.

     0 novo pegador recomecara o jogo, correndo ao redor da
roda e outra vez depositando o chicot.e nas maos dum compa-
nlieiro, e assim continua o hrinquedo.

::;;;;

                        LABYRINTHO

     Separa-se um pegador e um perseguido.
     Os outros alumnos, em duas filas parallelas, corn uma dis-

tancia mais ou menos de meio metru entre as filas, dao-se as

maos, aos pares.
     0 pegador procura pegar o perseguido, correndo ambos en-

tre os pares.
        0 professor, ou um chefe, pode, a qualquer momento,

gritar: A' direita, volver! ou d esqlierda, volver! e todos imme-

diatamente voltar-se-ao a esia voz.
     Estarao agora os alumnos formados em fileiras. Deverao

logo dar as maos aos seus companheiros. Deste modo fee-ham a
passagem antiga abrindo nova, entre as fileiras.

     0 pegador e o perseguido nunca poderao atravessar onde
estiverem as maos dadas.
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                         CAVERNAS

      Cada alumno escolhe um logar que vae Ihe servir de caver-
 na. Podera ser um circulo marcado no chao; •o canto dum edi-
 ficio; a sombra duma arvore etc. Quando poasivel, as cavernas
 devem achar-se a uma boa distancia umas das outras.

      0 fim do jogo e que cada morador da caverna pegue e
 prenda o maior numero de companheiros. Quando alguem for
 preso, passa a fazer parte da caverna cujo morador o prendeu,
 e deve ajudal-o a pegar o maior numero possivel de moradores

 para essa caverna.
     0 jogo comega quando um dos moradores deixa a sua ca-

 vema, e os outros procuram pegal-o.
     Uma regra importante a ser observada e que o ultimo

 morador a deixar a sua caverna pode pegar quaesquer outros que
 o tenham procedido, e que estes nao poderao prendel-o. Suppo-
nhamos, por exempio, que os moradores numeros 1, 2, 3 saiam
 das suas cavernas nessa ordem. 0 n." 2 podera pegar o n.° 1; e
 o n." 3 podera prender tanto o n." 1 como o n.° 2. 0 n." 2 nao
podera pegar o n.° 3.

     Os moradores poderao, a vontade, voltar as cavernas e de
novo sair, ganhando assim precedencia sobre os outros.

     A' medida que o jogo se desenvolve e os differentes mora-
dores sao presos, grupos ha que se toniam mais numerosos. 0
jogo termina quando todos passam a fazer parte duma caverna.
Pode-se estabelecer tempo determinado, vencendo, entao o mo-
rador que no fim do tempo reunir maior numero de prisioneiros.

                              *
                             **

                         NYMPHA

     Qualquer numero de criangas pode brincar.
     Uma e a nympha; as outras, divididas em dois grupos

eguaes, collocam-se face a face, em linhas parallelas marcadas
a uns dois ou tres metros de distancia. Este espago entre as linhas
e o rio, no meio do qual se acha a nympha.
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     A nympha, acenando, chama uma crianga duma das mar-

gens. Esta por sua vez acena a uma da margem opposta. e as
duas procuram trocar de margem, atravessando o rio. A nympha

procurara pegar uma dellas antes que consiga alcangar a mar-
gem opposta. Si conseguir, a que foi pegada passara a ser nym-

pha, indo esta occupar o seu logar na margem.
     A nympha deve achar-se bem no meio do no, quando cha-

mar.



               PEDOLOeiA

  A IMAGINA^AO E SUAS VARIEDADES NA CRIAN^

                                 (F. QUEIRAT. —Trad.)

                       CAPITULO VI

                     0 type motor

                        (Corttinuacao)

     Maine de Biran tambem considera a linguagem interior
como um eco muscular. Segundo Bain, esta linguagem e acompa-
nhada sempre de imagem do movimento laryngo-bucal. Liard e
da mesma opiniao: "Quando pensamos, diz elle, os orgams que
servem para articular as palavras — o larynge, a lingua, os la-
bios, as faces, as maxillas — nao sao sensivelmente excitados?
Todo o pensamento nao e acompanhado duma articulagao muda,
e nao bastaria impellir no apparelho vocal, assim disposto duma
maneira inconsciente, o sopro que o faz resoar, para obter a ar-
ticulagao fraca, mas entretanto distincta, das palavras que pen-
samos?"

     Talvez haja mesmo pessoas que empreguem, para a sua
linguagem interior, nao as imagens motoras da articulagao, mas
as imagens motoras graphicas ou de escritura. 0 que parece pro-
val-o directamente, e que numerosas criangas retem melhor 'um
trecho apos havel-o 'copiado; doutro lado, factos analogos, re-
lativos as representagoes motoras do desenho e dos gestos, per-
mittem crel-o: nos surdos-mudos, a linguagem interior e
constituida por imagens motoras e ao mesmo tempo visuaes dos
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^f'.s/o,-; qiic lori!i;!in -iia iin^uagcm ordinana. I'm dalles, (.'iija
!iislo!'i;i loi i-tdaiad;! pelo !)r. Foiirnif''- rscrevia: "Ainda (jii''
iimi-. dcdos c niiiihas inaos 1'iqimn iinmovci'. en ,wf/o. (piando
prnso, i)(!r cil>'s a,t':cin; ri'jn ililrriorinriiK' a iiiiaa;s'm qnc •'llc-
profiii/.fni: xinld ini'n /K'nsnni.riiSo sc px^'rcpr c sc idm.i ificnr cnin

(•.s.sr'.s' iiitiruni'iilii^. iim' os ollios ^terno' nao vf'in.
      Na<l;i (»o(lc!'c's incHior (Ifnionslrar ;i imporlancia f 11 »apci

<Sas inKi'j:<'ns niolora^. cni I'crlas circiiinslaiiria- ('xlraiii'iliiiaria:'.
.•oino o caso i-.pfrial <l;i. aiiicrirana Laura Bri(ip:fiiiaii.

      i^sia jovrni, nasriila ciii 1829, nos Eslaflos I'nitlos, lornoii-^.
 ;ins (io's annos. .^inl'ii. ininlit, (•ff:a. '• leiulo nniila pouca sen-
>.ii)i!i<l;i(ic oli'arli\a r porlaiilo. ponco paladar: apcnas po^snia
 o scniido do iarlo (inara', ilii;isatn<'iil^ delifado. •'• venlafip. poi:~
<|iif ^ra(:;as a file soriirnif, <-li<'^oii a (listinguif as cores dos di-
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 '•\c"io (iii-Lnilc ^iici frantic arti\ i(ia(!(-' intellectual, sna memona

 adniira\r!, iiin ^rainii- inslincio de imilacao e inn tacto cxiraor-
 tiinario (ii^no lie srr cultivado, sua ("(luca^ao era pouco cuiilaila
 na ca-'a palcnici. Klla (iisiin^nia os ol»jcclos pela sna fornia, dii-
 rcza- p("so c lcinpiT;il]ira. Iniitava os movimcnio- da ma<\ apal-

 i>aii(!o-l'n<- os liraco- c as inaos. c assim apn'iideu a rosliirar e a

 fa/cr Incuts.
       Y.m jxmcos inc/cs sen c^lado inic] Icclu.il sc modil icon duni

 !ii<nio rspanloso. ^raras a /Ki.iiii'ro tio Inclo. <|iir o Dr. Ho\\f HIP
 ciisinon. Ksl,' ('(•/, .ii)j»l'K'ar -.oin-f as coisas dr iiso rotninnm. ta,"s
 coiiio lai'iis. i^arfos. co I lie re.-.. i-haves etc.. carir>rs.so!>rc os (|iiaes
 o noinc do olijrcio era cscrilo rill n-lrvo. I.jiira nolon IJIIP as 1'-
 nlias nirvas da paLivr.i colbcr !-r,.ini lao clii ieiTiitt's da?, ila i.)a!a-
 vra i'};avc, ••<itiio D f'rain os olijeclos Piiirr si; cniao. pliz'./rain-llH'
 na' inaos farlo<'s roin as iiit'sinas palavras i!n]»r"^'as. Ella J--
 sciiliorcon-sc lo^o da scmcll'anca das Iclras das palavras appii-
 cada^ sol>rc os rarlot's roni a dos noun's dos ol)|;-c!.o-.. c c'nnio
 pr<')\'a poz o carlao da paiavra cilavf sol)rc a c^axf c o da pa-
 1avra <'ollier sol)fc a rollicr. Mais larde Ilic (Irrain iHras i^oladas
 ^ ella as dispoz I'ortiiaiido as palavras: iivro. fliave; collo.'arain
 essas Iflras ein iiionip f Laura acliou-as p formon a'- ini'sinas pa-
 lavras."
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     "Ate aqui, diz o doutor Howe, o acto tinha sido mecanico
e o resultado pouco mais ou menos como si se ensinasse diver-
 sas habilidades a um cao intelligente. A pobre menina conser-
vava-se num estado de admiragao muda e imitava pacientemente
 tudo o que seu professor Ihe prescrevia. Mas, depots, a luz da
verdade pareceu surgir nella e sua intelligencia comegou a tra-
balhar; ella notou que tinha o meio de crear um signal daquillo
que se achava deante de sua alma e de mostral-o a uma outra
alma, e desde ahi sua physionomia brilhou de intelligencia hu-
mana."

     Laura Bridgeman aprendeu rapidamente a ler, a escrever e
a palestrar corn outras pessoas. Depois, tornou-se professora
num estabelecimento de surdos-mudos e compoz preces e hymnos
que parecem de valor.

          A EVOLU^AO PSYCHICA DA CRIANCA

                                (H. BOUQUET. — Trad.)

                    PRAZERES E PENAS

                        {Continuacdo}

     Ahi observa-se apenas uma recusa e nao uma verdadeira
 denegagao, como a que exprimimos por este gesto, tanto que o
seu contrario, isto e, o gesto de approvagao da cabega, nao existe
nessa epoca na crianga e so apparecera mais tarde.

     Para tornar completas as expressoes da crianga nesse mo-
mento, so falta um elemento — a palavra. Quarido esta appa-
recer, intervira nessas expressoes corn um poder dominante, sem
que desapparegam os outros meios de expressao, porque estes
meios farao ainda parte da linguagem mimica, que persistira.
durante um lapso de tempo consideravel.
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     0 grao mais elevado de soffrimento na crianga como no
adulto e, sem duvida, a dor. Referimo-nos aqui a dor physica,
porque a crianga, felizmente para ella, ignora nessa edade e
ignorara por longo tempo ainda, que haja soffrimentos moraes
capazes de ultrapassar os que devemos a imperfeigao do nosso

corpo e dos orgams nelle encerrados.
     Ora, e um problema diagnostico que se apresenta perpetua-

mente a todas as maes o saber si seu filho soffre realmente ou,
si ao contrario, se trata apenas duma colera, duma raiva sem
substracto real. Sua ternura, sua indulgencia natural para corn
o pequeno ser, incita-as naturalmente a crer sempre num soffn-
mento verdadeiro onde muitas vezes so existe capricho ou ligeiro
 aborrecimento. Em muitos casos, e precise confessar, o diagnos-
tico e difficil. A crianga apresenta, em sua coleras subitas, uma
tal violencia que nos leva a crer na dor, na maior parte dos casos,
 sobretudo si se trata duma crianga cuja natureza ainda nao se
 teve tempo de estudar e, portanto, de conhecer; mas, si oerro e
 possivel nesse sentido, elle nao o e no outro, e o soffrimento
 real se traduz por meio de reacgoes que raramente deixam lo- .
 gar a duvida. Ha corn effeito nos gritos que o soffrimento arran-
 ca a esse pequenos, uma acuidade e uma espontaneidade jun-
 tamente corn uma persistencia, que e excepcional encontrar em
 outras circumstancias. E' num periodo de calma absoluta, outras
 vezes no decurso dum estado doentio que eases gritos se manifes-

 tam. 0 soffrimento e, corn effeito, para a crianga, uma surpresa
 e ao mesmo tempo uma dor. A proposito, poderemos citar como
 exemplos os gritos que ecoam no 'silencio e na calma do somno.
 Depois, si a causa cessa bruscamente, nao menos bruscamente
 renascera a calma, para ser de novo interrompida pelo grito su-

 bito, si a dor reapparece.
      Emfim, si esse soffrimento se prolonga, si essas exacerba-

 goes se tomam frequentes, ficara entre os periodos de reacgao
 viva caracterizada pelos gritos, um estado de agonia e, pode-se
 dizer, de espera, que tornaria o pequeno anormal, psychicamente

 falando.
      Ve-se, pois, a differenga entre os gritos devidos ao soffri-

 mento e os resultantes da colera ou do capricho. Nestes ultimos
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casos, sabemos que o riso esta bem perto das lagrimas, que a cal-
ma e duravel, que a attengau se deixa facilmente desviar. E'
exceptional que estas ultimas manifestagoes sejam subitas. Ellas
sao precedidas dum periodo de mao humor ou por gritos cada
vez mais fortes, que chegam progressivamente ao paroxismo. A
acuidade e tambem particular nos gritos devidos ao soffrimento.
Ella nao esta sempre em relagao corn a violencia deste; e devida
a rapidez da sensagao. Essa acuidade e acompanhada duma dif-
ferenga de timbre nolavel e caracteristica. Mas em realidade,
estas differengas tao uteis de cunhecer so serao notadas e inter-
pretadas corn nitidez, duma parte, pelos medicos habituados a
presenga deasas criancas, e doutra parte, pelos paes quando co-
nhegam sufficientemente seus filhos para compreender-lhes a
dor real e os gritos muitas vezes dramaticos, provocados simples-
meiite pela contrariedade ou pela colera.

          i    // / '1l/i^^c- cAji__ {ytc^^a

<"
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                          A COLLA

     Proff.wr. — Exaiiiinein 11111 poueo a tainpa de suas cartei-
ras e vejam si iiolani nellas alguniii coisa inleressante.

     Alu.nwo.—(Exaininando a carteira.) — Onde seria que

aeharam nnia tal»on lao larga?!
     A.—E' verdade... nao so inna. Quanias ialioas largas

n;1o foram precisas para fazer as nossas carteiras todas!
     P. — Ha lahoas i»em largas, nao ha duvida, inas as das

suas </arleiras teni esaas larguras porque forain emendadas.
     .•L--E inuilo !)em emendadas! Nao se perrehe a emenda.

     A. - - E" mesmo! . . . Mas, agora eu vejo: a({iii esta a emeu-

da. nesle ponio mais eseuro.
     .4.—(';om (|iie sera que emendam tao l)em as laboas?

     A.—-Sera corn ^omnia arabica?
     P.- Nao; a ^oinma arabica nao seria i)aslante lorte para

isso.
      A.— Enlao, cum o que e?
     P.-^ Corn, sL-olla.  A colla, (iue os carpinieiros usam. e

extraliida do easco e das pelles de eertos animaes.
      A. — Qne animaes?
     /-'.—Cavalios, vaceas, ealiras, carneiros ete.
     ..l.—Todos esses animaes <|ne tern cascos grosses hao de

dar l)oa eolla!
      P.—Os peixes lamhein I'ornerem uma exeellente colla.
      A. — Mas, os peixes nao lem eascos. . . Donde e que llie!?

 tiram essa cnlla?
      P. — Da liexiga nalatoria dos peixes e fabricada nma colla,

 muiio fina e delicada.
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     Porque pensavam voces que a tampa da carteira era uma
taboa interiga, sem emenda?

     A. — Porque estava bem collada.
     A. — Quasi que nao se percebia onde estava collada.
     P. — Quaes serao, pois, as qualidades que deve ter uma boa

colla?
     A. — Em primeiro logar, precisa grudar bem.
     P. — Diz-se que e adhesive, aquillq que prende, gruda, colla

bem.
     A.— Entao, a colla precisa ser bem adhesiva.
     A.—Quanta menos mostrar o logar onde esta emendado,

melhor e a colla.
     P. — Isso depende mais do operario que da qualidade da

colla.
     Onde mais usaremos colla, sem ser nos moveis?
     A. — Os livros sao collados quando encadernados.
     A. — As photographias.
     A. — Mamae concertou um prato corn uma especie de colla.
     P. — Usam colla, entao, os carpinteiros, marceneiros, en-

talhadores, encadernadores, photographos, pintores etc.
     A. — Os pintores tambem?
     P. — Usam, misturada corn a cal, uma solugao fraca de

colla, para que a cal nao se despregue facilmente das paredes.

                       AS ESCOVAS

     Alumno. — Posso limpar o quadro-negro, professor?
     Professor. — Sim, faga o favor.
     A. — Nao acho a escova.
     A.—Aqui esta o apagador; e isto o que voce procura,

nao e?
     P. — Carlos disse — escova, em vez de apagador, como vo-"

ces estao acostumados a dizer, mas fiquem sabendo que nao e
tao errado dizer — escova.
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      A.—De celluloide.
     P. — As armagoes dessas escovas nunca sao de substancias

caras, ao passo que as armagoes das escovas para fatos e para
cabellos, sao muitas vezes de tartaruga, de marfim, de prata etc.

     A.—As escovas usadas na limpeza domestica tern arma-
goes de madeira bem tos'ca.

     A.—Conforme o uso a que vae ser destinada a escova,
assim e o material empregado.

     P.—Falamos das armagoes; e os pellos, de que sao?
     A. — Devem ser pellos dalgum animal.
     P. — Sao crinas de cavallos, pello de porco, javali, ou ca-

melo, emfim qualquer pello resistente serve.
     A. — Ha escovas para o cabello, corn arame em vez de

pellos.
     A. — As escovas para limpeza das casas e para certos usos

domesticos nao sao de pello.
     P. —• Sao feitas de fibras vegetaes: de coco, de piagaba etc.
     A. — Como e que collocam os pellos, tao direitinhos, nas

escovas?
     A.—E ficam tao seguros que nao saem!
     P. — E' claro que a armagao e a primeira parte da escova

a ser fabricada. Depois, abrem-se nella os furo;s, que devem ser
feitos a egual distancia uns dos outros.

     A. — Nalgumas escovas os furos atravessam toda a ar-

magao.
     P. — Para fixar bem os pellos nos orificios, alguns sao col-

lados, outros sao amarrados.             '
     A. — Depois de collados, ainda tern que ser aparados, nao

e, professor?
     P. — Exactamente. Gostei da sua observagao.
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     Alumno.—Que bonita caneta tern o Pedro!
     Professor. — Realmente, e bem bonita.
     A. — Parece que e de osso.
     P. — Deixe-me ver de que e feita a sua caneta, Pedro.

     A. -- Eil-a, professor.
     P. — E' uma caneta de chilre.
     A. —- Chifre de boi?
     P. — Sim; esta caneta e de ehifre de boi, que e o mais uti-

lizado para o fabrico de certos objectos, rnas o ehifre do car-
neiro, o da cabra e outros chifres tambem sao aproveitados.

     A proposito de chifres: o chifre do bufalo e muito esti-

mado.
     A. — 0 butalo e unia espeeie de boi, nao e?
     p.—Sim: vejam a sua figura, ali naquelle mappa. Elle

habila a America do Norte e a Asia.
     A. — 0 bufalo e um animal ruminante, nao e mesmo, pro-

fessor?
     P. — E\ sim, rumitiante, como o boi, o carneiro, a cabra

etc., etc.
     A. — Ih! quanta eoisa nao ha feita de chifre'.
     p.—Muita coisa. Ao fazermos a nossa toilette matutina,

quasi todos nos usamo? ohjectos feitos de chifre... Vejamos

um desses objectos.
      A. — 0 pente.
     A.—Ha pentes finos e grosses.
      A. — E ha pentes de osso.
      A. — E tambem de tartaruga.
     P. —. Sim, mas o chifre e substancia mais conveniente para

o fabrico de pentes, nao ?6 pela sua abundancia, como pelo seu

prego.
      A. — Nao e tao caro como a tartaruga.
     P. — 0 sen emprego espalhou-se rapidamente no fabrico

de pentes, nao so por ser barato, como especialmente por ser ao
mesmo tempo elastico e resistente.
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     Mas nao sao apenas pentes, que sao feitos de chifre. Ve-
jam si me dao outros objectos de chifre.

     A.—Cabos de bengalas.
     A. — Cabos de guarda-chuvas.
     A. — Botoes e argolas.
     P. — Cabos de facas e de garfos, assim como oaixinhas,

objectos de mesa e de escritorio etc., etc.
     A. — Como a icaneta do Pedro.
     A. — Facas para papel.
     A. — Sinetes e reguas.
     A. — 0 chifre e tao duro, que ha de ser difficil trabalhar

nelle!. . .
     P. — Pois nao e assim como voce pensa. Em primeiro lo-

gar, e preciso destacar-lhe a parte ossea.
     A. — E como e que conseguem que os chifres fiquem

chatos?
     P. — Sao postos de molho em agua de cal e depois achata-

dos entre chapas de ferro quentes.
     A. — Ficam as placas de chifres.
     P. — Justamente. Essas placas o operario serra, lima, aplai-

na; da-lhes, emfim, a forma e o polimento que desejar.

                           AVOZ

     Professor. — Voces, na ligao passada, ja estudaram a la-
rynge. Quern quer agora me explicar o que vem a ser larynge?
Fale voce, Armando.                 '

     Alumno. — A larynge e um orgam 'situado na parte supe-
rior da trachea-arteria, e destina-se a producgao dos sons.

     P. •— Muito bem. Todos sabem tambem o que seja trachea-
arteria, pois della tratamos quando estudamos a respiragao. 0
Armando disse, e muito bem, que a larynge e um orgam que pro-
duz o som. Quern e capaz agora de me dizer como se chama o
som produzido pela larynge?
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    'A.—Chama-se voz.
     P. — Perfeitamente. Voz e a faculdade que possue o ho-

nem, e outros animaes, de produzir sons, por meio dum orgam

especial, chamado. . .
     A. — Larynge.
     P. — Sim. Vamos hoje Iratar da voz. Mas, antes, fagamos

uma pequena recapitulagao do que estudamos sobre a larynge.
0 Luiz vae descrevel-a, olhando-a, ali no mappa.

     A. — A larynge e formada por cartilagens unidas por mem-
branas fibrosas. Sua parede interna e forrada por uma mucosa
muito sensivel, corn dobras consideraveis chamadas ligamentos

ou cordas vocaes.
     P. — Perfeitamente. Vejam como o Luiz e um menino in-

telligente e estudioso! Muito bem, Luiz!

     A. — E como se produz o som na larynge?
     ip. — E' o que eu vou explicar. 0 ar, expellido pelos pul-

moes, ao atravessar as cordas vocaes, as faz vibrar. 0 som ahi

produzido e o que se chama voz.
     A. — Mas, porque todas as vozes nao sao eguaes?

     P.—Bravo, meu curioso!... Vou satisfazer tao intelli-
gente pergunta. A voz torna-se grave, quando as cordas vocaes
tern vibragoes lentas, ou quando se fala baixo, por exemplo.

      A.—Ah. . . ja sei. Si se falar muito alto, ou muito de-

 pressa, as vibragoes das cordas ja modificam a voz.

     P. — Exactamente. . . E a voz torna-se aguda, pois as cor-
 das vocaes ficam muito esticadas. Alem disso, as fossas nazaes,
 os denies etc., tambem contribuem para modificar os sons. Estes
 sons, no homem, articulam-se em palavras.

      A. — E como se formam as palavras?

      P. —^Os sons produzidos pelas cordas vocaes soffrem mo-
 dificagoes na boca, pela lingua, labios, dentes etc., formando-se
 assim a palavra. De todoa os animaes, so o homem tern a facul-
 dade de exprimir seu pensamento por meio da palavra.

      Os outros animaes emittem sons mais ou menos variados,

 porem nao articulados.
      A.—Mas, o papagaio fala, professor. . .
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     P. — Nao, meu pequeno. Elle procura apenas imitar as
nossas palavras, repetindo-as como simples sons.

     A. — A voz, alem de expressa por palavras, pode ser tam-
bem por meio do canto, nao e professor?

     P. — Sim, meu amiguinho. A voz humana pode ser de
muitas especies. Assim, as mulheres podem possuir voz de so-
prano, meio-soprano e contralto. Quantos aos homens, a sua voz
pode ser assim classificada: voz de tenor, de barytono e de
baixo.

                     0 ESCAPHANDRO

     Professor. — Agora, que terminamos nossa aula de leitura,
vou attender a pergunta que o Luiz me fez. Qual foi mesmo a
sua pergunta, Luiz?

     Alumno. — Eu queria saber como e que procedem quando,
em alto mar, se desarranja alguma parle do casco dum navio?

     A. — Deve ser horrivel!
     P. — Quando e coisa de pouca importancia, fica para ser

reparada no porto.
     A. — E quando e urgente?
     P. — Para isso todo o navio, especialmente os navios de

guerra, leva homens praticos de descer no fundo do mar. Eelles
poem uma armadura apropriada, pegam as ferramentas e des-
cem a reparar o desarranjo.

     A. — Como os homens que vao pescar perolas no fundo do
mar?

     P.— Isso mesmo. Elles usam um apparelho que e o resul-
tado de seculos de experiencias.

     A. — Quanto tempo podem ficar debaixo da agua?
     P. — Alguns chegam a ficar cinco e ate seis horas.
     A..— E podem ir ate ao fundo do mar?
     P. — Conforme a profundidade do mar. A distancia me-

dia, a que geralmente descem esses homens, chamados esca-
phandristas, e de 30 a 35 metros.
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      A. -- Poi-ijiie nao desrein mais?
      P.    Porijiie (jiianio mais descent, niaior e a pressao de

,ir ipie >o!Tren). L'm homem ijiie deseen a 30 meiros. ];'i lem que
re.s|)irar iim ar ! ve/es inais pesado i|ue o ar <jiie respiraria a

snperfirie da lerra.
      .'?. — Mas. conio e a ronpa desses homens.'1

      !".-  ( Mo-lrando a gravnra aos aliininos.) OlSiein. foni
.rli-ncao. para esia fi^ura. 0 apparelhamenio cuinpleto ehama-se
f^ci/ihaitilro. A fonpa, <)iie e alisolulainente impernieavel. cobre

i. corpo- <lo pcs['o(,'o as pcs.
      •{. - As niaos precisam I'irar livres, nao ('• mesmo?

      P.    Sin). As manias li'miindni eni (iiinl'os. <;t3e devem fi-

(•:!r !>rin cerrados nos pnlsos. Kstao vendo.'1

      ,-(.    Sim, pi-olessor.
      A. - F, nos pes':'
      I'.    Vejain: liola- massieas. eom solas lie fhumlio <-o-

Sin'm os pes e a-- pernas.
      .•(.    !^ na cal>e.(,'a?
      /''. -   ^\a r.ilieca \;te 11111 rapacelc. ronio o fine aqui esia pin-

ladii.
      A.    K rcmo ('• <jU!' enxergainY
      /•'. — () capacele. eonio veem. lem Ires especles de janellas:

inn,! i oiTespoiidciite ;"i lace. e dnas correspondentes aos ouvKlos.

       1.    V. para respirar, [-oino e?

      ;".    \» sv-.lema aniigo de esca(inandros. esse capaeete ti-
iifia liiiia valvnia presa a nni Inlxi atraves do •jiial vinila o ar im-
pnlsionadu por iiina liomha.

      A.— V. para •'air o ar respiradr?
      /-*.    i'iiia sr^nnda \alvnia no <-apaeele exp'dlia o ar res-

|iirado.
       i.    V, lioje, ••01110 e?

      1".    No •'yslenia a'rtiial o escaphandrisia |)6de res['»irar in-
dc;)ctidenleiiienle do auxilio d( cima: leva eomsiii-o uni deposito
d:' ar ••oinprimidn.

      ,-?.--(,)uanla ntilidade nao tern esse ar conijiriinido!
      A. - Toda'essa liagagem deve pesar liastante!



52BEVISTA ESCOLAR

     P. — Pesa, mas ainda nao pesa sufficientemente. Para que
o escaphandrista possa mergulhar corn facilidade, a sua roupa
e forrada de chumbo.

     A. — E como e que descem na agua?
     P. — Amarram-lhes cordas pela cintura.
     A. — Precisam ser bem fortes para aguentar tanto peso!
     P. — E depois descem os escaphandristas ao mar, as vezes

por uma escada collocada ao lado do navio.
     A. — Um apparelho completo destes, um escafandro, deve

custar bem caro!
     P. — Custa, sim, mas a quantia e insignificante, si se

levar em conta o servigo que pode realizar, servigo util e ate hu-
manitario, quando se trata de reparar um estrago ou desarranjo;
lucrativo, quando os escaphandros sao usados para recuperar os
grandes thesouros que se acham sepultados em navios, no fundo

do mar.

                     OS SUBMARINOS

     Professor. — Que livro e esse, que voce tern ahi sobre a
carteira?

     Alumno. — Este e um livro muito interessante, que acabei
de ler hontem: — "'Vinte mil leguas submarinas."

     P. — Quando Julio Verne, escreveu esse livro, ninguem
imaginava que chegasse o dia em que se pudesse, de facto, viajar
debaixo do mar!

     A. — E hoje bem que se pode!
     A. — Como?
     A.—Pois os submarines nao andam por baixo da agua,

Luiz? Voce nao sabia?
     A. — E' verdade!
     A. — Homem, eu nao posso entender como e que os tripu-

lantes dum submarine podem ficar tanto tempo embaixo da
agua, sem respirar!
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     P. — Elles nao ficam sem respirar, pois nao sao differen-

tes dos outros homens; precisam de ar.
     A. — Onde e que acham ar, la embaixo do mar?
     P.—Lev-am provisao de ar...   Mas, vejamos, em pri-

meiro logar, o que e um submarine?

     A. — Pois nao e uma embarcagao que anda no fundo do

mar?
     P.—Sim; os submarines sao navios destinados a nave-

gar embaixo do mar, mas podem tambem andar na superficie

das aguas.
     A.—Sao usado? em tempo de guerra, nao sao?

     P.—Sim; os submarines empregam-se na guerra.
     A. — Mergulham quando ha perigo.
     A. — Eu ja vi a gravura duma flotilha de submarines.

     A. — Sao esquisitos!
     P. — (Mostrando a classe a gravura dum submarine.) —

Aqui tern voces a gravura dum submarino.
     A.—Tern a forma dum charuto; so e chato em cima.
     p. _ Ahi e que ficam os officiaes, quando o submarine

esta a superficie da agua.
     Aqui no meio do tombadilho, vejam, ha esta torre.

     A. — E por onde e que entram os marinheiros? Eu nao

vejo portas!...
     A. — Nem janellas.
     p. _ E' pela torre que elles entram. E' a unica abertura,

que e hermeticamente fechada corn uma tampa de ago, quando

todos os tripulantes estao dentro.
     A. — Que e isto aqui, que parece um pharol?

     (P.—E' parte muito importante do submarine: e a parte

superior do periscopio.

     A. — Um periscopio?

     P. — E' um apparelho que nos mostra o que se passa aci-
ma do mar, ao redor todo.

     A. — Que instrumento maravilhoso!
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     P. — Reflecte a imagem de tudo, de horizonte a horizonte'.
 Olhando a superficie plana na qual as imagens sao reflec.lidas,
o official ve tudo que esta se passando ao seu redor.

      A. —- Ve os perigos e sabe o eaminlio que deve tomar.
     P. — Essa invencao e poderoso auxiliar do submarino. Seni

ella, o submarine dexaria muilo a desejar.

     --L — A agua ii;"!(» pode enirar nos submarines?

     P. — Ellea sao construidos de modo a exdup' absohita-

inente a agua.
     A. — Sao bem iinpernieaveis!
     P. — Mas os tripulantes do suinmirino podem ia?:e]-o re-

cel»er agua.
     A. —• Para que?
     P. — Quando querem que elle desga mais, al»rem valvulas

que permilem a einrada da agua em comparl.iinentos especiaes.
Assim, o submarine dese.e eom iacilidade: a agua auginenta-llie

o peso.
     A. - E quando querem suliir, como e?

     P.—E"' so fazer sail- a agua que ioi inlroduxida.
     A.—Como e que sao tocados os submarines?

     P. — A gazolina. Elles tern leme e helice, como os navies,
e ainda dois lemes especiaes, que Irabalham liorixontalniente aju-

dando-os a sul)ir uu a descer.
     A. — Podem descer ([uanto quizerern?

     P. — A profundidade a que podem descer e limitada pela
resistencia que o casco do submarine offereee a pressao dagua.

     A. — Mas, ainda nao vimos como e que os homens nos sub-
marines podem respirar?

     P. — E' verdade. Para isso os submarines levam comsigo
uma provisao de ar comprimido, que e regularmeiite distribuido
pelos diversos compartimentos.

     A.—Que interessante!

     P. — Uma vez livre, o ar comprimido vae servir a respira-
cao. E' a forga desse ar comprimido que expelle a agua dos tan*
ques ou depositos.
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     A. — E o que fazem do ar ja respirado, que esia cheio de
gaz carbonico?

     P. — E' expellido juntamente corn o gaz formado pelos
molores. Todo o submarine tern um manometro por meio do qual
um official encarregado, constantemente verifica a pureza do ar
que os seus homens estao respirando.

     A. — E para comer, como fazem os tripulantes?
     P. — Podem fazer isso corn facilidade, pois carregam com-

sigo tanio comida, como agua para beber.
      A. — Quanta coisa!
     P. — E' admiravel a descrigao de todas as maravilhas en-

cerradas no casco duma dessas terriveis machinas de guerra.
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INSTRUCCAO PUBLICA
     (Da menaagem apreaentada ao Co»-

gresso Legislative, em. 14 de julho do
corrente anno, pelo Exmo. Sr. President®
do Eatado.)

     A ultima reforma da Instrucgao Publica deu-lhe nova
 feigao, sem, comtudo, tirar-lhe a essencia que a caracteriza
 desde os primeiros governos republicanos, que sempre a collo-
 caram em situagao de destaque e de maneira a satisfazer as
necessidades do Estado.

     A actual organizagao caracteriza-se pelo seu 'apparelho de
orientagao e inspecgao, que e,o mais completo possivel. A in-
specgao e repartida por quatro zonas, a cargo de quatro in-
 spectores geraes, dispondo, em media, de doze inspectores
districtaes, corn sede nos respectivos districtos escolares, for-
mados geralmente por cinco municipios. Cada inspector distri-
 ctal, por sua vez, conta corn auxiliares 3e servigo (professores,
 ou directores em exercicio) sendo um para tres escolas no
minimo.

     Desse modo, todos os estabelecimentos, mesmo os mais
 distantes, encontram-se amparados por autoridades escolares,
para provel-os das suas necessidades e ao mesmo tempo exi-
girem dos regentes o indispensavel cumprimento de seus de-

veres.
     A orientagao, centralizada na Direotoria Geral, gradati-

-vamente se irradia, das mais altas autoridades ate aos inspe-
ctores de districto e visa attingir o ideal de fazer funccionar,
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corn a maxima regularidade, o extenso e delicado mecanismo

do ensino.
     A reforma solucionou tambem a importante questao das

materias especiaes, como a musica, o desenho etc., estabele-
cendo inspectores especializados, corn pessoal auxiliar, de ma-
neira que a moderna orientagao desse ensino se extende desde
as escolas normaes ate as isoladas, em; todo o Estado. Os re- a
sultados ja colhidos, apesar do pouco tempo decorrido, sao
auspiciosos, podendo-se affirmar que a methodizagao dessas
materias vae alcangando entre nos o caminho tragado pelos

pedagogistas.
     As escolas maternaes e creches, instituigoes que parti-

 cular cuidado reclamam, ficaram, pela mesma forma, a cargo

 duma inspectoria especializada,
     As escolas normaes e gymnasios, que constituem um ramo

 a parte, pois que sao eslabelecimentos de ensino secundario,

 acham-se sob as vistas de um inspector geral, o mesmo aconte-
 cendo corn as escolas profissionaes, sob a orientagao e fisca-
 lizagao do inspector especial de trabalhos manuaes, escolhido

 dentre os directores dessas casas de ensino.
      Corn tal organizagao pode o governo acompanhar a mar-

 cha das unidades escolares distribuidas pelo territorio do
 Estado e ainda saber das necessidades regionaes, para melhor lo-
 calizagao, supprimindo as desnecessarias ou creando novas fon-
 tes de ensino, consoante o desenvolvimento dos nucleos de popu-

 lagao.
      A importancia, sempre crescente, do departamento do

 ensino, exigiu provel-o de meios para a sua cabal direcgao.
 Foi por isso que se instituiu o Conselho Geral da Instrucgao
 Publica, formado pelos inspectores geraes, competindo-lhe
 julgar syndicancias e processes administrativos e applicar as
 penas, corn recurso para o Secretario do. Interior. E' da sua
 alcada ainda approvar e classificar os livros didacticos.

      Mister se torna multiplicar as escolas maternaes e creches,

 indo em soccorro dos filhos de proletarios, pois que as maes,
 premidas pelas existencia da vida, sao forgadas ao trabalho das
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  fabricas.   Junto a estas, de preferencia quando os pro-
  prietaries offerecem predio e alimentagao, estao sendo
  installados taes estabelecimentos, corn pessoal sufficiente para
  dirigir, ensinar e Lratar das criangas que os frequentam, inclu-
  sive os lactentes, para os quaes sao dispensados cuidados es-
  peciaes.

      Funccionam escolas maternaes e creches em Votorantim,
  Santa Rosalia e na "Cruz Azul," instituigao que tern a seu cargo
 os filhos dos militares da Forga Publica.

       Disseminar escolas por toda a parte tern sido a preoocu-
 pagao dos governos paulistas.

      A despeito do empenho manifestado nesse sentido, verifi-
 ca-se,- todavia, que as condigoes precarias de certas localidades
 afastam a concorrencia de professores, que, uma vez empos-

 sados no cargo, requerem licenga, remogao, ou abandonam a
 escola. Para nao deixar ao desamparo taes localidades, a lei
 estabeleceu medida de caracter provisorio, mas indispensavel:

 a aceitacao de professores interinos, residentes nas localidades
 cujas escolas nao conseguem provimento e que, depois de sub-
 mettidos a exame, sao nomeados para esses cargos, nelles per-
 manecendo ate que a escola seja requerida por professor
 normalista.  Para evitar interrupgao de funccionamento, taes

 funccionarios nao tern direito a licenga. E' esse um recurso de

 que, no momento, o Estado e obrigado a langar mao, a despeito
 das dez escolas normaes existentes e do elevado numero de candi-
 dates que annualmente por ellas se diplomam.

     Ainda este anno serao contempladas corn o provimento
de escolas por pessoal interino, as localidades do literal norte
e sul, umas em franco desenvolvimento, devido a affluencia
de colonos estrangeiros, outras aindas entregues a vida simples
de seus moradores, espalhados pelas praias e costas do literal
e ilhas.

     Ao encerrar-se o anno lectivo de 1925, funccionavam
1.318 escolas isoladas, frequentadas por 63.039 alumnos, dos
quaes 36.238 do sexo masculine e 26.801 do sexo feminine.
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     0 municipio da capital ioi servido por 73 eseolas isoladas,
(me receEiei-am 2,005 meninos e 2.034 menmas. on seja 1.1111 total

de 4.039 ahimnos.
     Destinados a maiores de 12 annos. de ambus os sexos, ope-

rai-ios ou empregados (jiie nao pudcrain em tempo opporluno
!'reqneniar os iiancos esrolares'. existem 34 cursos iioetiirnos e
1.9 cscolas noeldrnas, corn nm lotiil de 120 classes, frequentadas

nor 8.816 ainmnos.
     A;s eseolas noclurnas ohedeceni no mesmo regimen das es>'o-

!as iaoltidifs dliirnas. Os ciirsos nocturnes s;1o regidns por pro-
fessores em exercicic, DOS ^rnpiis on escolas, perc.'hendo a a;r;Ui-
 fieacao de 150$ mensaes por mais esse trabalho. Segnndo a lei
determina. a rnedida (jiie vap:am. as escolas noeturnas sao trans-
 iormadas <'m cursos nocturnos, corn real vantagem para o ensino.

     As escolas rennidas sao eslabelecinientos ijne, no geral.
 preeedem a organizacao dos grnpos. Tres ou mais escolas ms-
 lalladas em nm raio de dois kilo-metros pasgam a funccionar
 em o mesmo edilicio, sol> a direccao de nm dos professores,
 para esse fim designado. 0 ensino e, por esae modo, distribuido
 corn maiores prol»a!)ilidades de exilo, approximando-se da uni-

 formidade desejada, que e somenie conseguida nos grupos.

      Foi de 236 o numero dessas casas de ensino, corn 926
 escolas, frequenladas por 48.224 ahimnos, dos quaes 32.488

 rneninos e ] 5.736 meninas.
      Funccionaram dnrante o anno 275 grupos-escolares. dos

 quaes 78 em virtude de transformagao de- eseolas reunidas.

      No numero desses estahelecimentos, qne representam u ideal
 para a perfeigao do apparelho eseolar, 61 tinham de vinte clas-

 ses para mais.
      A matricula total verifieada foi de 169.486 alumnos. per-

 tencendo 82.923 ao sexo masculino e 86.563 ao femmino. 0

 numero total de classes foi de 3.652.
      Na capital funccionaram 47 grupos-escolares com 957

 classes, frequentadas por 43.416 alumnos, dos quaes 21.747

 meninos e 21.669 meninas.
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      Em relagao ao anno de 1924, houve, em todo o Estado, um
 augmento de 78 grupos-escolares.

      As escolas normaes tiveram o seu curso augmentado para
 5 annos e os programmas foram enriquecidos de novas materias.

      Nao resta duvida que a formagao do educador deve ser
 encarada sob dupio aspecto: o scientifico e o technico. Quanto
 maior for o seu cabedal intellectual, tanto mais completa sera
 a sua technica pedagogica, pois a amplitude dos seus conheci-
 mentos influira para melhor vingarem os modernos programmas
 de ensino, que visam satisfazer plenamente necessidades e con-
 digoes das populagoes, tanto ruraes como centraes.

      0 restabelecimento da cadeira de inglez, supprimida das
 antigas normaes secundarias, teve por fim tornar familiar ao fu-
 turo educador a literatura pedagogica ingleza e americana, pre-
 ciosa em ensinamentos.

      A puericultura, nocoes de direito usual e de historia da
 America, sao materias de grande alcance que preenchem um
 programma de educagao compativel corn as nossas aspiragoes.

      As dez escolas normaes existentes foram procuradas no an-
 no de 1925, por 1.705 candidatos ao magisterio. Concluiram o
 curso 239 alumnos.

      As escolas complementares perderam a sua feigao cathe-
dratica para serem simples cursos primarios aperfeigoados e
de preparagao para a escoa normal.

     0 movimento de matricula nesses estabelecimentos foi de
 1.207 alumnos, pertencendo 252 ao sexo masculine e 955 a©
feminine.

     As escolas e collegios particulares representam notavel
concurso na tarefa nobilitante da educagao da infancia e moci-
dade patricia. Muitos collegios alcangaram posigao de extraor-
dinario destaque e por esse motivo sao procurados corn empenho
por jovens vindos de Estados longinquos, a despeito das diffi-
culdades a veneer.

     Esses cursos moldam-se no geral pelos programmas offi-
ciaes e o proprio ensino procufa seguir a orientagao dos estabe-
lecimentos mantidos pelos Estado.



REVISTA ESCOLAR__________61

     Muitas escolas de caracter popular, destinadas aos filhos
de operarios ou a desherdados da fortuna merecem especial
atlengao dos poderes publicos, conseguindo auxilios pecumanos,
fornecimentos de livros, de moveis e ate a designagao de protes-
sores normalistas que ali exercem o seu mister, por conta do

Estado.
     Visando acautelar os altos interesses da nacionalidade, vae

sendo cumprida a lei que regula o funccionamento de taes
escolas, principalmente na parte referente ao ensino do nosso

idioma, da geographia e historia patria. Os inspectores tern im-
pedido o funccionamento de cursos de organizagao deficiente,
 regidos por pessoal de comprovada inhabilidade.

      Funccionam em todo o Estado 2.063 estabelecimentos, sen-
 do 1.588 no interior, frequentados por 39.775 alumnos, e na
 capital, 475, frequentados por 27.511 alumnos. 0 total, pois, "

 eleva-se a 67.286.
      Nao se descuida o governo de prover as suas escolas do

 respective mobiliario e material didactico. De preferencia, for-

 nece o indispensavel as escolas isoladas, de maneira a amparar
 as populagoes menos favorecidas que poderao instruir seus fi-

 Ihos sem a minima despesa.
      A annexagao do Almoxarifado da Secretaria do Interior

 a Directoria Geral da Instrucgao Publica, veiu proporcionar
 ensejo para que aquella repartigao se molde aos fins a que e

 destinada.
      Sob a immediata dependencia duma repartigao technica

 que superintendente todo o ensino primario e secundario, deve
 por forga melhorar quanto a qualidade do material fornecido

 que necessita harmonizar-se as exigencias pedagogicas e corres-
 ponder as maiores necessidades. Alem disso, tratando-se dum
  patrimonio do Estado, que representa nao pequeno onus, dis-
  tribuido por milhares de estabelecimentos, mais facil se toma
  agora o seu arrolamento e, consequentemente, melhor se cana-
  liza a sua distribuigao, visto como em todos os districtos escola-

  res, municipios, villas e povoados, ha pessoal administrativo em
  correspondencia corn as altas autoridades do ensino.
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     A receita do Almoxarifado, no.anno de 1925, foi a seguinte:

Verba votada  .  ...   .   .  .  .    1,304:296$000
Credito extraordinario .   .   .   .   .   .     1.0QO:000$000
Para novas installagoes de escolas .   .   .      827:978$996

            Total   ......    3.132:274$996
h

    DESPESA:

Pela verba orgamentaria   ......    2.363:448$856
Aluguel de casa .  .  .  .  .   .  .  .    .   39:600$000
Pessoal de nomeagao   .  .  .  .  .  .       49:296$000
Saldo credor   .' .  .  ...   .  .'     679:930$140

              Total    ......    3.132:274$996

     0 stock de material'existente no Almoxarifa.do'era, ao en-
cerrar-se o anno de 1925, de 1.623:909$334, assim especifi-
cado:

Livros didacticos .   .   .   .     .   .   .      308:278$450
Moveis e utensilios escolares   ....      254:695$862
Material de expediente: — lapis, tinta, pa-

     pel, pennas etc. .   .   .   .   .   .    '   1.060:935$022

              Total   .  .  ...  .  .    1.623:909$334

     A secgao de expedigao despachou 19.406 volumes corn o
peso de 332.661 kilogrammes.

     Continuam a prestar excellentes servigos ao Estado as cin-
co escolas profissionaes existentes, distribuidas pela capital,
Rio Claro, Amparo e Franca.   •                       ,

     Nellas procuram instruccao e habilitagao profissional os
que por vocacae se destinam aos multiplos.ramos de trabalbo
manual. As industrias manufactoras, que tanto carecem de
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bragos para .satisfazer as nossas necessidades economicas e
acompanhar o surto do nosso progresso, recebem todos os annos
preciosos elementos sahidos dessas escolas praticas.

     0 Estado apparelhou cuidadosamente as suas officmas,
moldando-as pelas exigencias da mecanica moderna. Das pro-
prias maos dos artifices saem hoje em dia as novas machmas
que concorrem para o augmento da sua capacidade de ensino
e de producgao. Cada operario aprendiz dedica um pouco do
seu esforgo em proveito material da casa que Ihe proporciona
meios para lutar condignamente, de maneira que o estabele-
cimento ve annualmente crescida a sua dotagao, sem despesa

para os cofres publicos.
     Corn o intuito de ir em auxilio do artifice ja entregue ao

seu arduo labor, para melhorar-lhe as condigoes de habilitagao,
todas as escolas mantem, a noite, um curso de aperfeigoamento,
que consta de desenho, plastica e esculptura.

     Foram procurados esses estabelecimentos por 2.709 alum-
nos, dos quaes 744 matriculados no curso de aperfeigoamento.

     A renda bruta annual alcangada por tod.as as escolas pro-
 fissionaes foi de rs. 266:367$890. Desse resultado applica-
ram-se rs. 160:408$255 em beneficio dos primeiros estabe-
 lecimentos e recolheram-se ao Thesouro 65:100$156.

     Os tres gymnasios mantidos pelo Estado, na Capital, Cam-
 pinas e Ribeirao Preto, equiparados ao Pedro II, tiveram os
 annos do curso repletos de alumnos, tendo havido desdobra-
 mento para se poder attender, em parte, aos pedidos de ma-

 tricula.
     Alem das cadeiras exigidas pela legislagao federal, exis-

 tem outras julgadas de utilidade para completar o preparo in-

 tellectual da mocidade que se destina aos cursos supenores.
      A matricula total, nos seis annos de curso, foi de 1.323

 alumnos.
      Fazia-se, de ha muito, sentir a necessidade de se augmen-

 tarem os vencimentos dos professores publicos. Sao Paulo,
 que sempre timbrou em pagar bem os seus servidores, nao po-
 dia, na quadra actual de vida carissima, deixar de ir ao en-
 contro das necessidades desses funccionarios que tao bons
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 servigos prestam a causa publica. Todos elles, sem excepgao,
 tiveram sensivelmente augmentados os ordenados.

     A repartigao medico-escolar, ' subordinada a Directoria
 Geral da Instrucgao Publica, contimia prestando relevantes
 servigos aos alumnos das escolas publicas e particulares, em
 suas repetidas visitas.

     Foram visitados 3.951 estabelecimentos, dos quaes 2.467
rnantidos pelo Estado.

     Houve 111.746 inspecgoes em classe e 1.313 prelecgoes
 sobre hygiene individual.

     Foram expedidas 4.793 prescripgoes, 17.111 boletins
medicos e 12.344 boletins dentarios.

     A inspeccao dentaria visitou 96 escolas e realizou 3.224
inspecgoes em classes.

     A situagao, pois, do ensino, em Sao Paulo, no fim do anno
de 1925, era a seguinte:

     NO ENSINO OFFICIAL:

Matriculas nas escolas isoladas e cursos nocturnos .   63.039
Nos grupos-escolares .........  169.486
Nas escolas reunidas .........   48.224
Nas escolas complementares .  .   .   .   .  .   .      723
Nos cursos de instrucgao das escolas profissionaes .     2.709
Nas escolas normaes  .      .......     1.705
Nos gymnasios   ..........    1.323

             rotal .......... 288.416

    NO ENSINO PARTICULAR:

Matriculados, na Capital ........   27.511
Matriculados, no interior .   .   .   .   . - .   .   .    39.775

               Total   ........   67.286

                 Total geral: — 355.702
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             ' A MADRUGADA NO CAMPO
     Tinhamos sahido de madrugada, a cavallo, matto a dentro.

Deixamos a fazenda, tomamos a estrada, enfiamos por um ata-
Iho da floresta. 0 declive quasi a pino, pedregoso e abrupto,
mal permittia o passo dos animaes. Pedras de quando .em quan-
do, desprendendo-se do chao ao bater das patas, rolavam ate
o extremo da ladeira. Um garganteio de aves assustadas pas-
sava corn um turbilhao de azas a cada rumor mais vivo. Seguia-
mos a custo. Mais adeante entramos, emfim- numa vereda lisa
e larga. Por sobre as nossas cabegas a ramaria densa fechava-se
inteiramente. 0 chao estava humido. Pogas, as vezes, faziam
chapinhar os cavallos, respingando-nos de lama. 0 caminho
abria-se por uma planicie, ao lado do nasoente; abria-se como
a boca dum tunnel de verdura. Aquella hora o sol estava pres-
tes a despontar. 0 ceo no oriente tingia-se dum vermelho vivo e
chammejante, que distinguiamos de longe, como um reposteiro
escarlate corrido a porta da estrada, la longe, la muito longe. . .
Da matta, a direita e a esquerda, vinha um reboligo de folhagens
remexidas, de folhas pisadas, galhos afastados, i-uflo de azas
abrindo voo por entre a fronde das arvores. .

                                    M. E ABUQUERQUE.
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                  0 CANTARO ENCANTAOO

     Em Laristaris, na Persia, vivia outrora um pescador que era
 muito indolente. Deixava-se ficar, todos os dias, durante varias
horas, a dormir sob uma arvore junto ao rio.

     Um dia quando o preguigoso pescador dormia como de
costume a sombra duma acacia, teve o seu somno agitado por
 um sonho que muito o impressionou.

     Sonhou que encontrara no campo, ao voltar para' sua casa,
um grande cantaro de ferro, no fundo do qual descobriu, corn
surpresa, uma moeda de ouro.

        Sandji — era assim que se chamava o pescador — ex-
tendeu a mao e arrancou do fundo do cantaro o precioso achado.
Qual nao foi, porem, o .seu espanto ao verificar que nova moeda,
egual, apparecera em substuigao a primeira!

     0 cantaro era encantado!
     A cada moeda que o pescador tirava, outra logo, nova e ru-

tilante, surgia ao alcance de sua mao. ,
     Quando acordou resolveu ir o pescador consultar um velho

sacerdote que perto morava e que era perito em decifrar sonhos
e visoes.

     Que significagao teria aquelle sonho mysterioso do cantaro
encantado?

     — E' muito simples, respondeu o sacerdote; va ao rio, atira
tua rede e saberas, entao, a significagao exacta do sonho.

     Encheu-se o pescador de animo e foi ao rio. Viu varios pei-
xes que andayam na corrente. Atirou a sua pesada rede e apa-
nhou alguns. Novos peixes surgiam no seio das aguas. 0
pescador atirou outra vez a rede e teve a felicidade de apanhar
outros. E, assim, trabalhando activamente, o bom Sandji con-
seguiu fazer, naquelle dia, uma pesca muito maior do que cos-
tumava fazer durante um mez inteiro.

     Um mercador que passava com seus ajudantes, corretores
e escravos, ao ver os cestos do pescador repletos de lindos pei-
xes, comprou-os todos por uma boa quantia.
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     So enlao Sandji - o pescador — compreendeu a signi-
ficagao de seu sonho e o verdadeiro sentido das palavras do

velho sacerdoie.
     0 rio era afinal o cantaro cncantado. Do fundo do rio

tirava elle os peixes, que se transformavain nas amIiK'sonadas

moedas de ouro.
     Reparae hem, 6 meninos de minha terra! — reparae hem!

0 trabalho, iionesto e bem orientado, e um c.aiitaro encantadu,
no fundo do (iiial I.a scmpre moeda de uuro para o hom-iii in-

teiligcnte e aclivo quo a <iuizer ir buscai.

Quando, num dia calrno, eu vim ao mundo,
Minha Mac, sania e nol)i-e Flor de Liz,
Disse, olhando os meus olhos bem no fundo:
— Meu filho! lias de ser bom e ser feliz!

No decorrer do tempo, na bravia
Onda humana que ruge e se encapella,
Qualquer coisa de mal que acontecia,
Eu me lembrava das palavras d'Ella
E era um gozo infinito o que eu soffna.

Hoje, homem feito, a alma cansada e morta,
Colhendo males pelo bem que fiz,
Ainda ougo a mesma voz que me conforta.
Sei a sorte que tenho, mas que importa?
 Quero illudir-me para ser feliz!

                            OLEGARIO MARIANWO.
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                        MANDAMENTOS

                              . I
          Devo amar a escola, como si fosse o meu lor

      Entrei na escola pequenino e ignorante; mas hei de estudar
 corn amor, para vir a ser um homem instruido e um homem de
 bem.

      A escola abrigou-me tao cuidadosamente, como si fosse a
 casa de meus paes.

      A escola deu-me horas de alegria, sempre que me esfor-
 cei trabalhando.

      A escola conhece o meu coragao, conhece os meus desejos,
 conhece os meus sonhos.

     E so quero ter desejos e sonhos bons, nesta casa que respeito
 como um logar sagrado, em que a gente fica em meditacao, para
 se tornar melhor.

                               II

Devo amar e respeitar a professora, como si fosse minha mae

     Durante o dia todo, a professora pensa em mim, pensa no
que sou, pensa no que hei de ser.

     Ella deseja ver-me instruido e bom; e para isso trabalha.
Nao conhece cansagos, porque nao tern tempo de descansar. Nao
conhece doengas, porque nao pode adoecer. Quern zeiaria por
nos?

     Nao conhece diversoes. Onde o tempo de se devertir, si ella
vive pensando em nos, si ella vive para n6», unicamente para
no's!

     A professora e a minha protecgao e o meu guia. Devo
amal-a e respeital-a, como si fosse tambem minha mae.
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                                HI

           /)<'i;u fazer ?/w m<'u^ cnllegas incus inndns

     Qnando vim para a escola, vieram commigo outros que nao

conheeia. mas qne tamhem a()iii eslao para trabalhar e aprender.

Vivo entre os i'illios do> ricos e dos pobres; vivo entre adeantados

e atra/ados, lions e maos. mte11i?;enles ou nao. . .

     Todos nos lemos os nossos deveres, lodos somos eguaes

a<pii. E en. (jue desejo progredir. devo ajudar os collegas que

nao podem, sozinhos, la/er o mesmo. Devu repetir-lhes as ligoes,

devo ensinar-lhes a amar a escola. a respeitar a prolessora e a

desejar sempre o maior e o ineJIior.

      Kn. line desejo ser hoii] e nlil. devo faxer dos meus coilegas

meus irmaos.
                                       CKCILIA MEIRKLLEH.

     PRRSUNAGENS: Egberto. menino de de/- annos, vivo e intel-

ligente. Alraro. sen irmao mais v;'lho.

     ECBERTO -- [Entra irmendo nas mdos lima nvezita.} —
Victoria, victoria! Apanhei-le. emfim. men maganao! Es meu!
(Dirigindo-se ao irmiio que. sentfido. Ie.} — Olha, Alvaro, que
lindo! Levei muitos dias a fio a espreital-o; custou-me surpre-
liendel-o, pois e dos mais ariseos. Nao calculas quanto trabalho

live [)ara deitar-lhe a mao. mas. . . {ao passwo} agora, men ma-
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 ganao, nao me escaparas mais! Vou dar-te, em compensagao, uma
 casinha linda e fazer-te, ao mesmo tempo, um grande beneficio:
 — nao precisaras mais cansar tuas asinhas a procura de alimen-
 tos; na tua nova morada encontraras sempre agua fresca, alpiste,
 ovbs, folhinhas tenras, bichinhos, emfim, tudo o que aprecias.
 (Ao irmao.) Estou satisfeitissimo, Alvaro; nem podes imaginar
 o quanto fiz para alcangar esta esplendida victoria!

      Sabes? Naquella ameixeira grande, la no fundo dp quintal,
 tinha elle construido o ninho; eu queria apanhal-o, porem elle
 era rnuito esperto; mal me avistava, batia as asas e. , . adeus!
 nao Ihe punha mais a vista em cima! Mas, como sempre nos diz
 a professora — "a perseveranga tudo vence," "quern espera,
 sempre alcanga". . . Persist! no meu intento, muni-me de paci-
 encia e, hoje, depois de muitos sacrificios, vi coroados os meus
 esforgos. (Impedindo ao irmdo que Ihe quer falar.) Espera ain--
da; nao te disse tudo; depois, falaras. {Continuando.} Armei-lhe
um algapao. . . esperei, esperei. . . Nada! Arranjei visgo e pas-
 sei-o em varies ramos da ameixeira, mas o damnadinho parecia
que adivinhava, e nao pousava em nenhum delles. Que fazer?
Tive uma idea feliz: — ao cair da tarde, puz-me a espreita,
aguardando a hora em que elle devia vir para o ninho; depois
de muito esperar, eis que surge o maganao. Occultei-me, dando-
Ihe tempo para se aninhar; depois, cautelosamente, colloquei
uma escada junto a arvore, subi e. . .  de repente,. . .  zaz!
Peguei-o!

     ALVARO — Nada mais tens a dizer, nao? Pois bem. Ouve. 0
teu procedimento bastante me entristece, Egberto; todavia, conhe-
cendo o teu coragao, attenuada fica a tua falta. Deixemos de parte
o teu acto e analysemos as suas consequencias.

     Naturalmente nao desconheces aquelles bellissimos versos do
principe dos nossos poetas: "Annas num galho um..."

     EGBERTO — {Interrom.pendo-o.) Sim, sim! "E, em breve
uma avezita. , . "

     ALVARO — {Interrompe.) Isso mesmo, porem, nao vamos
agora recitar; continuemos a nossa analyse. Imaginemos que
essa avezi^a e mae. Que horror, privar os innocentes filhotinhos
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du coniorto malernu! Quern Hies jevaia, agora, o alimenio de

,iue elles necessitam e que, por serem ainda de.Leis. nao podern

ir procurar?
     Oh! (jue immensa dor nao cstani soffrendo esse pobre.

passaro ao pcnsar quo minca mais vera sen' adorado ninho: nmu-a

mais vocira, livre, pelos campos lao seus conhecido..: iiunc.;. mai-,

podera I.eS.er a agua crystallina do regato: inmca mais se

abrigara, nas horas de calor, a sombra amiga das arvores ! avo-

ritas; niinca mais podera misturar sen canto ao das oulr-is aves.

((lie. em liliei-dade. voam felizes pelo espaco!

      Et^'.KliTO    Oil! Alvaro, nao me fales assim! Anie..,. vein

cm men soccon-o nesia afflicliva situacao! Estou sincer.nneiite

arrependido do que Hz e, so agora, consulero a extensao do meu

 ;ic!o.
      AI.VAISO    Folso em assim Ie ouvir talar, meu l.oin irmao;

 outra coisa nao esperava do leu curagaozinlio de ourn. r'roposi-

 lalmenie, esperei pelo leii arrependirnenio e. agora, von d.ir-te

 nni conselilo e. . . por musica, para que melhor se u;rave na tua
 leml.raiK-a esle <!ia. Anies <iue me ougas. repara a lua lalta: solta

 essa avezinha para que ella voile a gozar da sua Kherdade mier-

 rompida pela lua irreClexao.
      EGBKliT(» -  {SoUundo o iwssaro.} Sim. vae-le e -e fell/'.

      ALVAIEO — Bravo! Parece-me que a minha amizade por ti

 w tornou ainda maior. Ouve-me. (Cnnta.)

         Mallralar as avezinhas

         .Nao sc deve, men irmao:

         E, prendel-as, c.oitadinhas,

         Denota mao corac;iu.

KSTRIB1LHO:

Vamos sollar

0 passarinho,

Vel-o voar

Para sen ninhu.
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                       Prival-o, creia,
                       Da liberdade,
                       E acgao feia,
                       E crueldade.

EGBERTO — (Canta.)

       Eu estou arrependido
       Da acgao que pratiquei. .
       Foi um facto irreflectido,
       Que jamais esquecerei.

                         ESTRIBILHO:

                       "Esta ligao
                       Guardarei bem. .
                       Oh! meu irmao,
                       Jamais ninguem

                      Vera a mim
                     'Tirar um ninho;

                      Serei, assim,
                      Muito bomzinho.

^-w
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        "FAZE 0 BEM, MAS SEM OSTENTA^AO^' .
      Apenas a'cabada a leitura do titulo da sua nova historia, a

 Juracy pousa sobre a mesa o livro que ganhara no dia de seus
 annos, leva o indicador a fronte orlada.de cabellos louros e en-
 caracolados, e comega a scismar.

      Vendo-a assim, tao pensativa, o pae interroga-a corn desvelo:
     — Que tens, filhinha? Estas doente?
      Como que despertando dum profundo somno, a galante

 menina volve ao pae seus lindos olhos dum castanho quasi ne-
 gro, e sorrindo exclama:

     — Nao, papae; nao estou doente. Eu ia comegar a leitura
 duma nova historia, mas nao o fiz, porque, lendo o seu titulo,
 nao o compreendi e puz-me a meditar.

     — Queres lel-o outra vez, para teu papae ouvir e expli-
 car-t'o?

     — Como o papae e bomzinho!. . . Eil-o: "Faze o bem, mas
sem ostentacao."

     — Nao o compreendes? Ouve, entao:

     Uma avezita, mui pequenina, enchia o espago de sons
maviosos, que se desprendiam de sua minuscula garganta. Oc-
culta na fronde espessa duma velha arvore entrelagada de
plantas parasitas, ninguem a podia ver. Assim, ella ia alegrando
os ares e agradando o ouvido de todos que passavam, fazendo-
Ihes um bem i-mmenso e tudo sem ostentagao, sem ser vista. Um
menino louro e esperto, como tu, minha filha, o travesso Juran-
dyr, ouvindo tao suave gorgeio e nao conseguindo descobrir o
passarinho cantor, diz ao pae: — Que Undo trinar! Soubesse
eu assim cantar, e havia de me collocar num ponto bem saliente,
onde todos me pudessem ver.

     — Farias mal, filho, muito mal, si assim procedesses.
Imita esse passarinho. "Faze o bem, mas sem ostentagao." "Que
a mao esquerda nao saiba nunca o que a direita faz." Procura
praticar boas acgoes, mas nao e necessario que o mundo as co-
nhega. Basta que Deus o saiba. Elle guardara para ti, la no ceo,
o premio merecido.
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     — Agora compreeudi o lilulo desta hisloria!. . . Ha^ muila

oeiite (iue nao precede como o passarinho, nao e papae.
'   _ Oh'    muita. filhinha! Gente, assim s6 taz o bem para

o mundo lodo saber e proclamal-a caridosa. Deu. porem, qne co.

,.{,ece a sua inlencao, nao a recompensa por >sso. Imita o passa-

rinho, Juracy. qne seras feliz.

                0 1'APAGAIO E 0 CORVO

     Fecharam mnna gaioia as Irislezas dum corvo e as ak.

,nas dum papagaio. 0 papagaio. medindo o companheno d.

r»risao de cirna a baixu- gritou:               , .,  .
p   _ Feio bicho! Que modes brutaes! E a voz.^ Voz msuppor-

lavel! Quern me dera vei-e <le mim distanK'. .-o.no esta distanie

o sol das trevas da noile!
     Sem percei.er a linguagem rid.cula do pa|)a;,a>o. o corvo

murmiirava clieio de indignagao:                         .
     -.- Vida do passado e vida do presente! . . . H.mlem. jun o

a«s corvos da minlia esi^ecu- e hoje, a parlilhar .1. magoas da

exislencia dum individuo eslupido. tagarela e pretencioso. Eu

 HUO merec.u o erue1 infortunio de rnmha soite.

                AS CASCAS DOS MELOES

     Ardega miila pastava livremente em campo eMenso e vigoso.

qii.uxio o iavrador Ihe disse:
     — Vou arreiar-te para que revolvas a terra. Semearas nie-
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 loes e eu te darei a gulpseirna das cascas. A casca dos rneloes esta
 rnuito longe da grama no paladar de tua familia.

     — Arreios emcima de mim? Nas minhas.costas? Nao os
supportarei em condigao alguma. Fica-te corn os teus meloes e
as tuas cascas: dou-me bem, muito bem mesmo, a roer a grama
verde.                                                 ,

     — Tu nao es razoavel. . . Teu pae comeu, a existencia in-
teira, cascas de melao, trabalhando quatorze, quinze. dezeseis
horas por dia, modesto, feliz e satisfeito.

     — Estas, sem duvida, a garantir a verdade, rnas nao te lem-
bras duma coisa: meu pae era burro.

                   0 LEAO E OS BOIS

     Um leao atacou, atr.evidp, furioso e valente, dois bois que
passavam ao alcance de sua coragem. Os bois resistiram e ven-
ceram. 0 leao escondeu a sua raiva e o sen despeito e disse-lhes,
em torn de inspirar confianga:

     — Vivam separados e nao tenham de hoje em deante
o menor receio de minha forga.

     Os bois ouviram o mao conselho do leao e ambos morreram
num encontro, debaixo da vinganga implacavel de suas garras.

    DE VOLTA DA GUERRA

Volto da guerra magoado.
0 povo diz-me: "Soldado, '
es o mais bravo da terra."
Como o povo anda enganado!
Volto magoado da guerra. . .
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     — Oh! exclamou Lulu, olhando a crystallina gota. Vae
chover! Preciso correr ou ficarei molhado!

     — Nao ha perigo, nao vae chover. Eu estou sozinha, res-
pondo-lhe uma voz.

     Voltando-se, Lulu deu corn a vovo.
     — De certo voce nunca ouviu uma gota de chuva falar?
     — Nao, respondeu Lulu.
     — Pois, ouga agora, que ella vae falar, e voce podera con-

versar corn ella.
     _ Sim, disse a gotazinha; eu vou contar a minha histona.
     Eu, corn outras companheiras, estavamos a beira daquella

nuvem que voce ve la no alto, quando veiu o vento e nos balan-
gou. Vinhamos descendo, mas o ar aqueceu-se e so eu consegui
es'capar sozinha.

     — Voce gosta de estar so?
     — Raramente me vejo so, e assim nao ficarei por rnuito

tempo. Logo que voce me soltar,' continuarei naquelle regato a
minha viagem.

     —• Sua mae deu-lhe licenga para voce vir?
     — Eu nao sou nenhuma crianga para precisar pedir licen-

ga. Ja fiz numerosas viagens. Esta sera identica as muitas outras.
Cairei no regato, rolarei corn as gotas que o constitiiem, indo de-
pressa ter ao grande rio que atravessa o valle.

     — Mas, voce nao fern medo de ir tao longe?
     — Nao. 0 sol e o meu unico inimigo. Esta sempre a minha

procura, querendo impedir que eu continue a minha viagem.
Assim mesmo, as vezes, consigo chegar ate ao oceano.

     — Tao longe assim?!
     — E como eu gosto! Mas, para isso conseguir e precise .an-

 dar sempre escondida, por baixo das aguas. 0 peor e que eu sou
 muito curiosa. Subo a superficie, para ver tudo o que se
 passa e. .. adeus! Comego logo a sentir calor e somno — set
 entao que o sol me pegou e esta me transformando em vapor
 d'agua.

     — Que e isso?
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     _Nao posso explicar-lhe muito bem. Olhe o bico duma
chaleira, quando a agua estiver fervendo, e voce sabera.

     As vezes, sou reduzida a partes. tao pequeninas., que voce

nem pode me ver.
     — E nao Ihe doe ser assim tao despedacada?
     — Nao. A natureza me fez assim. Sou composta de uma

porcao de particulas.
     — E o que Ihe acontece depois que recebe o sol?
     _ Subo alto, bem alto, onde me encontro corn uma infi-

nidade-de companheiras.
     Logo que o sol nos deixa, comegamos a arrefecer. As vezes,

passamos dias e dias fluctuando pelo ar. Quando, a noite, o sol
recolhe-se sahimos a pro'cura das nossas particulas. Murtas
vezes nao nos reunimos antes que o sol se levante — e elle levan-
 ta-se cedinho — e perdemos todo o nosso trabalho.

     — Porque?
     — Depressa elle nos separa outra vez. Nao set o que sena

 de nos, si nao fossem dois bons amigos que temos e que vem em
 nosso auxilio.

     — Quern sao?
     _ Um delles e o vento, especialmente o vento frio. Logo

 que elle se approxima de nos, podemos depressa reunir as nos-
 sas partes e cair em gotas de chuva.

      Aqui nao, mas em terras longinquas, onde o vento e mten-
 samente frio, tranformamo-nos muitas vezes em alvos flocos de
 neve. Entao e que somos lindas! Mas tambem logo nos derre-
 temos, cahimos nos regatos e temos de continu.ar outra vez o
 mesmo trabalho.

      — Mas, qual e d outro seu amigo?
      _ Tao entretida fiquei lembrando-me como sou bonita

 quando neve, que quasi me esqueci da minha outra grande ami-

 ga — a montanha.
      — Como e que ella Ihe presta auxilio?
      — Muito bem. Perto das montanhas esta sempre fresco.

 Quando eu e minhas companheiras nos chegamos a uma dellas,
 ella nos arrefece e podemos nos reunir. . .
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     Olhando a gota. Lulu notou que ella diminuira 'conside-
ravelmente.

     — Ahi vem o sol. Ponha-me depressa no regato, antes que
elle me pegue.

     Lulu voltou-se para obedecer, mas antes que pudesse fa-
zei-o, brilhante, forte e poderoso o astro rei levara a gotazinha
ao seio das nuvens.



LEITURA PARA AS CLASSES ADEANTADAS

     Annita Garibaldi representa, em toda a sua plenitude, o
heroismo, a coragem e a abnegagao quasi religiosa da mulher
patricia. Alma nobre, coragao immense, a companheira de vida,
na boa como na ma fortuna, do heroe da Unificagao Italiana,
nasceu no logar denomiriado Morrinhos,' antigarnente perten-
cente a circumscripgao de L'aguna e hoje incluso na de Tubarao
— no Estado de Santa Catharina.
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     Era filha do paulista Bento Ribeiro, e de Maria Bento
Ribeiro Antunes, natural de Tubarao. Alta, qual amazona,
magas salientes, rosto oval, olhos grandes e negros, cabellos
 pretos, lisos e abundantes, tinha essa Joanna d'Arc americana,
de porte resoluto e de indomita coragem, cerca de vinte annos,
quando se deu, pelas columnas farrapas, a Invasao da Laguna.
 Foi por esse tempo, 1839, que o entao jovem e poderoso capita- -
'no Giuseppe Garibaldi, conheceu Annita. Ligada ao heroe pela
 aspiragao fervorosa dum amor impetuoso, desde ahi Annita
 sagrou-se heroina, coparticipando em todas as refregas. dos
 cornbates, dos perigos e das lutas sangrentas, corn uma bravura
 nunca desmentida e um arrojo que causava admiragao aos seus
 proprios companheiros.

     Na alma viril e nobre de Annita desabrochava e abria-se
 a flor ideal do heroismo da mulher brasileira.

     Quer no mar e nos rios platinos, quer ao longo das cam-
 pinas catharinenses as vastidoes pampeanas do Rio Grande, em
 todas as pelejas, salientou-se sempre.

     E quando a patria italiana reclamou o seu grande filho,
 que se havia langado a aventura, em paragons mais livres, fu-
 gindo assim, como Mazzini, ao jugo estrangeiro que avasallava
 dominante a peninsula mediterranea, "e o magnanimo leao
 Giuseppe, corn uma phalange de camaradas das guerrilhas
 sul-americanas, atravessou pressurosamente o oceano a suble-
 var corn a sua fascinagao de heroe irresistivel as invenciveis
 hostes patrioticas que deviam libertar a Italia do captiveiro
 tudesco," Annita, a heroina do sul, a guerreira dos pampas, nao
 se manteve indecisa, acompanhou-o, resoluta.

      Ougamos agora um dos seus roais illustres biographos, o
 escritor catharinense Virgilio Varzea, no relate que faz dos
 ultimos mementos de vida da heroina.

      "Do Piemonte a Sicilia, de Roma as lagunas da Veneza,
 atraves dos mais contrastantes successes, numa luta sem treguas
 e infindavel, de tudo compartilhou a gloriosa e preclara bra-

 sileira.
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     Ma-. imasi ao desa!»roeliar os primeiro' claroe- do sul da
liherdade na sagrada lerra ilaliana, numa dessas marclia^ ex-
ifaoi-dinaria- que os ^.iriliaidinos empreendiam iormidavel-
inenle. se^uindo o e:eiiui f.uiernihfiro nos seus voos colos.ae- por

liida a penisnia. aos are-' \eiirnosos das marenas, nas cercanias
de ila'.eiiiKi. 1'oi aK'im 'lorada pela morle a immorlal lieroina,

'a alialadj "or pcovacoes lac lon^iis.
      Er.i a ;!> de a^oslo de 1«19.
      C-iriiialdi, \>'ndo dcrrniiada nma parle do sen ser. ,~o!ireii

rel.i primcira v./z a inusilada iurliacao do liilorluino.
      E. aprsar das lena/.e.-, c ierrivcis prr-e^nicoes do mimiso.

<]i.ie pira\<! cor-latiiemente. pel;i- i»l;mic.'s c monies, a cohimna
sariii.iiditsa, ja miiito reduzida e ijiia-.i estacelada, o graiiile
^riu'fal. coiii o e-ii'rilo dcsi)cd;i(;Lid<>. carrep;and(i carniho'anii'iile
n(ts liracos o corpo deslaHecido de Annila. lo^rou alcancar no
i)nin> dia as lerras do- princii>es de Guiccioli, onde ella loi reco-

liiida ja iiiorilxiinia a lima ])equena clioca.
      Durante a noite aiilerior, nas floresia-, em lurno. os aus-

iriacos, prr.-enliiido <i desastre, acirravam a iu/ilaria. Pela ma-
nna. uma maiiha angu.'liosa de liroleios c magoa-. a lieroma

expira\'a.
      Jriii.o ao leilo da niansarda, o lieroe. as (aces mundadas

de pranto, o coragao csniagado. solucava. Iiesitando eni partir.

aband"nar o cadaver.
      De repenle. porem. um p,raiKle alarma alroon na culumna

pariliaidina. Eram os aiistriacos qiie se aproximavam acceler.ida-

menle. !Nau havia tempo a perder.
      Entao uma fossa foi abei-la snl»itamente. enire arvores. Sem

delonga, Garilialdi lancou ne1la o cadaver. E desesperado. mur-
niurando palavras de anguslia. atirou-se para ;i frente. da colurn-
 na, i(ue jier-'e^uida agora corpo a corpo, se jogou a carmnho.
numa rnarcha batida, asylando-se na soml)i-ia esjiessura dos bo?-

ques... "
      Eis a synihese da vida de Amiila Garii)aldi — exernpio

de heroisrno e grandeza de alma da mnlher !)rasileira.



    0 ENSINO EM S. PAULO

                       (Transcrito do jornal Estado de Amazonas.)

                     Vma importante entrevista concedida ao

                "E.sttwio," pelo sr. professor Agnello Bitten-

                court. Director da Instruccao Publica.

OS MAGNIFICOS PROGRESSOS DO ENSINO NO GRANDE

                          ESTADO

     Da sua viagem ao sul do paiz, onde fora, em 'commissao do
governo amazonense, representar nosso Estado . no' VIII Con-
gresso Brasileiro da Geographia, que deveria reunir-se em
Victoria, ern rnaio ultimo, mas imprevistamente adiado para
novernbro do corrente anno, acaba de regressar o professor
Agnello Bittencourt, que tarnbem desernpenhou a elevada in-
cumbencia de observar, em S. Paulo, a applicagao dos mats
adeantados methodos. de ensino usados nas escolas prirnarias e
profissionaes daquella grande e progressista metropole.

     Tratando-se dum assumpto interessante e sempre de oppor-
tunidade, qual seja o desenvolvimento da cultura popular, nesta
epoca em que tanto se procura dar combate ao analphabetismo,
desejamos .ouvir ao professor Agnello, e. saber da sua impressao
sobre as visitas que fez as escolas paulistas. 'Promptamente
attendeu ao , nosso appello, solicitando que, formulassemos
o inquerito em que patenteassemos nosso ponto de vista, pois,
era necessario cPns.iderar a restriegap de espago em palestra de
tanta amplitude,.     .      , , . ',    ,.!,,,           .

     — Antes do mais, diga-nos, professor, como foi recebido
pelas autoridades do ensino paulista?
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     _ Magnificamente. Tendo apresenlado minhas credenei-
aes ao Sr. Prof. Pedro Voss, director geral da instrucgao publica
do grande Eslado, fui bastante obsequiadb, dignando-se o illus-
tre chefe designar um dos mais repulados rnernbros do rnagis-
terio _ o Prof. Cezar Marlinez. que, durante einco annos. havia

dirigido o ensino publico em o Estado do Parana -- para acom-
panhar-rne e auxiliar-me nas visilas que me propuz reahzar,
tambem acompanhado da professora Graziella Machado. que
aec-edeu a urn convite men, para o mesrno fim. Em carro do go-
verno e durante dez dias, comparecernos a varios estabeleci-
inentos de ensino primario e profisaional, encontrando em todos
a maxima gentileza em prestar-nos informagoes miniiciosas de
tudo que nos parecia inleressante. Assistimos a vanas aulas,
corn o intuito de ver como se ensina, asaegurando-nos da effi-
ciencia dos metliodos empregados prineipalmente na alphabeti-

zagao dos prineipiantes.
     — Estamos a perceher (jiie a sua impressao, professor.

foi a melhor possivel.

     — Sim, meu earo. Nao podia ser ouira, nurna terra ern
que os governos e particulares fazern do ensino uma questao sa-
gi-ada, tornando a escula o redil da felicidade do povo e a ori-

gem da riqueza do Eslado.

     Basta affirmar-lhe (jue, ali, nao se regaleiam despesas, sem-
 pre que ha necessidade de novos impulsos aos servigos esco-
 lares.

      A verba destinada a instrucgao publica e, presentemente.
 de 52.000 contos de reis. Sornente a Eseola Normal da Praga
 da Republica (pois ha outra no bairro do Braz) cornpreendi-
 dos os cursos que nella funccionarn, corn cerca de 2.600 alunmos,
 despende 1.200 contos, tanto corno o conjunto dos gaslos geraes,
 que o Arnazonas faz corn o seu ensino!

      Convem lembrar que S. Paulo tern recursos para realizar
 esse dispendio. Sen orcamento do corrente anno, prornette urna
 arrecadagao de 340.000 contos, dos quaes cerca de 14^ sao
 destinados a obra considerada rnais ingente e urgente do Estado:

 guerra de rnorte a ignorancia.
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     Devo dizer-lhe, rneu nobre arnigo, que os cofres publicos
mantera, naquelle pedago mais progressista do Brasil, approxi-
madamente, 6.000 escolas primarias frequentadas por 269.730
criangas. Contando corn as matriculas nos gymnasios e escolas
prof issionaes (inclusive 10 escolas normaes) esse numero ele-

va-se a 275.026.
     Veja bem que nao falo das escolas particulares, cujas ma-

triculas se elevaram, em 1925, a 90.720 em todo o Estado, de
onde resulta um total de 365.747 estudantes paulistas ou mais
do que o censo de 1920 achou para a populagao geral do Ama-

zonas!. . .
     Funccionam ao todo 272 grupos escolares, sendo 47 na ca-

pital. Quasi todos possuem predios proprios, verdadeiros pala-
cetes, abundantemente mobiliados e contendo gabinetes, biblio-
thecas, tudo emfim que facilite e desenvolva o esforgo do

professorado.
     As 10 escolas normaes, de que acima falei, tern egualmente

sdificios proprios e dotagoes condignas.
     _ Diga-nos alguma coisa da Escola Normal da Praga da

Republica, que passa como a primeira do Brasil.
     _ Ella justifica pela sua grandeza de installagao, a fama

de que goza. Ali nada falta para que as normalistas realmente
aprendam a ensinar. Nos dois turnos diarios em que esse estabe-
lecimento funcciona, ha, para a pratica do ensino, todas as gra-
dagoes do curso primario, a partir do Jardim da Infancia ate
a transposigao para o curso normal, que e de cinco annos.

     Tanto empenho se tern pela arte de ensinar, que existem
duas cadeiras sobre motivos pedagogicos: uma de Didactica
 para estudo e discussao dos varios methodos do ensino, appli-
cados a cada materia do curso primario; outra, de Psychologia
experimental, dispondo dum gabinete contendo apparelhos m-
 teressantes e modernos, para investigagao das tendencias,
 pendores e grao de acuidade da intelligencia e da alma infantil.

      Como, ali, se pode pesquizar a capacidade creadora da
 imaginagao duma crianga! Como se pode medir a rapidez da
 percepgao dos outros phenomenos de ordem mental!...
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     \ ,s aulas de Phv.ica e Chimica as licoes tern mn cnnh.,

pratico. deniro dos gabincles re.pcctivos. lazendo uso de appa-

relhos e reactivos. Para isso. nao faltam malenaes.

     (}... cKercicios de pvmnaslica sueca sao dirigido. por mn

,,.,ii^i.,nal. conlraclado na Suena. 0 nso dos "lests escolare.

.« confute em lodas as aulas, para ass^nalar o aprove.lamenio

.- a rapacidade dos esludanles. Em lodas as provas escnias. de

,,,,l,;,er maleria. ha vinhelas illuslralivas .in.' revelarn o goslo

,,ii.lico dos seus antores .• a d.-monslracao de <|ue sahem de-e-

 ,,l,ar Tiv<. a certeza do .i»e o .-urso nonnal e all excellenle-

 menie ieito. assislindo a aulas no Jardim da Intancia e em

 divers grupos-es<.o!ares, aulas dadas por professores ha pouco

 <l;pi<,nados por essa Escola, cujo corpo docenie e generosamente

 pa.o 0 direrlor do eslak.lccimenio in-rcei.e 2L600WOO: o

 vice director, 1 1:1()(!$()0(); cada professor. 14:400$000. alem da

 Uraiificacao •-|)ro-]al)(»re" por aula extraordmafia.

      (^d'a i)rolessora primaria lem 550$00() mensaes, |)agos em

 dia. Nao ha noticias de atra.os. Vale a pena ser professor em

 S. Paulo, men caro amigo!

       \o deixar a Escola Normal, nao esque.erei a ordem .ire

 reina'ali, naquella colmeia em .ine todos lral,alham e l.rmcam.

 sem as al^azarras, as correrias, as allilndes demomacas quo sao

  communsnosesludantes do norle do paiz. Parece que as crianca-

  ja trazen, de suas casas o espirilo da <!iscipllna, a debcadeza no

  iralo. also de cavalheiresco em sna alma em Hor.

       - ^ Di^a-no-, |)rofessor. <|iie eonceilo t'az do melhudo ana-

  jvlico applFcado ao ensino da leitura, nas escolas paulistas.

       — Desde muilo se reconi.eceu, ali. que e o mais vanlajoso

  de iodos, pois o velho syslema da solelracao e da syllabacao ja

  l.aqueou completamenle. Banido das escolas, uma proiessora

  .entirse-ia envergonliada de ler sna rev.vescencia.

        \ rolina ioi esmagada pela Psychologia experimental, nesse

  assumpio delicado de ensaiar os primeiros movimentos aos surto.

   intellectuaes dunia crianga.
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       S. Paulo viu que, nas escolas elementares dos Estados Uni-
  dos do Norte, desde 1872, conforme nos diz Hippau, esse
  methodo era o mais racional de quantos a Pedagogia do seculo
  passado engendrara. Adoptando-o modernamente, tern tirado sua

  apphcagao os mais surprehendentes resultados, na presteza e na
  concisao da leitura, sem levar em conta os demais fins pedaeo-
 gicos, moraes e intellectuaes, de que um professor habil delle
 sabe tirar partido.                                      '

      — Em que se funda esse methodo?

      — Na forma e i^o sentido de cada palavra, mas nunca em
 sua estructura literal, que fica para mais tarde. A crianga ^
 urna pequena phrase cuja significagao ella conhece ou ella pro-
 pna forrnou; nao Ihe entra no.s detalhes, isto e, nos elernentos

 que a compoern, corno se fizera inspeccionando, de conjunto, uma
 paisagem ou quadro mural.

      Nos primeiros pa/ssos da leitura analytica, os olhos e os
 ouvidos entram em grande actividade despertados pela attengao

TT^ dos pequemnos estudantes' ^ que depende bastante
 da habihdade de quern ensina.

     Lamento nao ter espago aqui, nesta simples palestra, para
 exernpizficar a appbcagao desse methodo, pela maneira que se

 o laz em S. Paulo.

     Deixo isto para uma conferencia que pretendo realizar pe-
rante o professorado de Manaos. Devo, antecipadamente, declarar
que o methodo analytico a que me venho referindo nao e uma
novidade em nossa terra, em nossas escolas. Elle esta recomen-
dado pelo actual Reg. da Instrucgao Publica, que, a meu ver

contmua a ser modelar, embora os recursos economicos do
Lstado amda nao permittissem sua execugao completa.

     0 que precisamos, nalgumas das nossas escolas, e banir
a rotma da soletragao oral, cujo vicio, na maior parte dos casos
as cnangas trazem de suas casas. Muitos paes nao podem ad-'

mittir que seus filhos aprendam a ler sem livros.

     Tambem carecemos de certos materiaes escolares e dum
pouco mais de dilgencia (nao de prepare) da parte do nosso
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professorado, afim de que esse methodo surta seus effeitos ra-

pidos e louvaveis.
     Tudo, porem, vira a sen tempo. S. Paulo tern andado ac-

celeradamente, mas nao da saltos. 0 Amazonas nao sera uma

excepgao.. .
     — Justo o que o professor pondera. Queremos ouvil-o

sobre o ensino profissional, na Paulicea.

     Visitou alguns estabelecimentos dessa natureza?

     — Sim. As escolas profissionaes, masculina e feminina,
bem assirn o Lyceu de Artes .e Officios.

     As duas primeiras possuem. organizagao pedagogica e
cujo aprendizado se faz ern tres annos; o ultimo e, antes, um
 grande estabelecimento industrial, que admitte aprendizes em
 suas officinas de marcenaria e de mecanica. As mais delicadas
 obras de arte, em madeira e em bronze, ahi sao confeccionadas.

 S. Paulo, nesse particular, como ern tantos outros, nao carece
 recorrer as fabricas estrangeiras. Serve-se, vantajosamente, da

 prata de casa. . .
      Quanto as outras escolas, cada qual frequentada por mais

 de 300 estudantes, a minha admiragao cresceu ainda. A do sexo
 masculine so recebe rapazes que tenham concluido o curso

 primario. Estudam-se all, em ampio edificio proprio, corn ap-
 parelharnentos abundantes, a rnarcenaria, a rnecanica e pintura.
 Os alurnnos assistem, fora dos trabalhos de suas officinas, a aulas
 de portuguez, arithrnetica, desenho, physica e chirnica e mode-
 lagem, applicados a finalidade de cada curso. Executam corn
 perfeigao uma serie de obras constantes de cada programma,
 sem o que nao sao diplomados. Dali saem verdadeiros operarios,
 que tern a sua substencia garantida pelo constante desenvolvi-
 mento das industrias do Estado, num trabalho honesto e produ-
 ctive, que compensa largamente os sacrificios do governo, pela
 manutengao dessa casa de ensino profissional.

      Tive a impressao de que ali se esta plasmando o espirito dum
 Brasil novo, redivivo, fora da pasmaceira quasi enervante de
 uma burocracia de pelintras e ignorantes. Ali, entre aquellas
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forjas, sobretudo, na freima de transformar a materia prima em
apparelhos corn que o homem se torna mais rico e poderoso, meu
enthusiasmo foi transbordante corn a certeza de que S. Paulo e,
realmente, a terra dos "yankees" brasileiros. . .

     Sigamol-o no exempio, porque so o ensino e capaz dos pro-
digios do progresso e da civilizagao.

     — Corn estas palavras, o professor Agnello levantou-se,
extendeu-nos a mao e retirou-se, patenteando sua velha estima
aos que mourejam na redacgao do Estado do Amazonas.



              0 GRACHAIM E 0 GAMBA m
     Era mn.i ve/, o compadre Grachaim (2» <|ue andava muil.o

e-laimado. ponp.r. a cachorrada nao o deixava ciie^>r ao re-

banho, e o lempo .orria lao rnim. .pie ale as prea^laziam pouco

delie. Inverno l.ravo. de geada (liie lirainineava. Tndo <|ur .•ra

i,iclio ladrao andava com a l.arriga pe^Kl-i '•" e-pinhac;o. Ale

o compadre Tain teve (|iie mudar de !oca, por causa das .•liuv^i-

raday. Cobra', entao, nem nada. e o- (jiiero-.|iiero-., de Irio. nao

da\am ma.is signal.
     Compadre Gracliaim. enlao. loi convidar o ••ompadre

Gamha. .iue era muilo esinTlo. para darem uma S.alida no-, po-

1,-iros, on no rel)anhu. a ver -i pegavam a!p;iim cordeirmho re-

cem-nascido. Mas o Gamba disse .|iie eslava nuiilo cansado e

,|ue as-im nao se metlelia em enroscadas (;-;) |>oniiianlo o

nie^ire Piulao. ^uarda da cr.acao. era ism policia muilo esperlo.

() Graciiaim <-n'.brnb<-a'ii. e. zanpado. toi-se emi.ora diz.-ndo que

urn S.icho sem \er^>n!ia como o Gaml.a. en> meUior nunca mais

,ndar corn elle. <l'ue era de respeito. F. a trolezilo (01 dire.lo a

casa do fomj)adre l-aparlo.

       i 1 ) - A hi<toria pitoresea do Grachaim c dn Gamba e corrente na
terra gaucha. Nao ha, no sul, quern a nao tivesse ouvido contada de ^-
neiras differentcs. mas consen-ando sempre a mesma fabulacao. A pr^Lnt.
"•ers^, reproduzim.l-a. corn pequenas variantes. da narrada pelo esple,i_
dido colorista regional Darcy Azambuja, no interessante volume --   No
Galpao" (edicao exgotada da Livraria do Globo, de Porto Alegre, 19-o.)

       (7) -- (,rachaim: — especie de raposo; pequeno quadrupede, que
ataca as" aves. Vive seralmente junto dos terreiros e mattagaes, a mar-

gem dos regatos.
       ,3) _ Em-oscad..,: -   1"" c,,rascada, emhrulho; embaraeo; diffi-

culdade.
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     0 Lagarto, que modorrava todo enrodilhado, disse que nao
queria conversa corn a cachorrada da estancia (4) porque nao
podia estra-gar a sua roupa de inverno; mas, como era amigo do
cornpadre Grachaim e via que elle andava necessitado, podiarn
ir juntos rnelar (5) no outro dia. 0 Grachairn nao gostava de
rnel, mas o tempo corria ruim, e disse que sim, que ina melar.

     No dia seguinte foram os dois procurar mel. Trotearam, tro-
tearam, ate encontrar urn camoatim (6) emcima duma pedra.

     Compadre Lagarto entao disse: —"Oh! Grachaim, voce
fica aqui, de tocaia (7) e quando chegar a hora eu dou o signal."

     E foi direito a casa dos camoatins. Quando chegou bern per-
to, fincou a cabega na pedra e — lept! — urn guascago (8) corn
o rabo na casa dos bichos e disparou para lamber o rnel que fi-
cara grudado no rabo. Quando os bichos acalmaram um pouco,
veiu de novo, devagarzito, fincou a cabega e outra vez — lept! —
e disparou para -lamber o mel. Assim fez um mundo de vezes.
Os camoatins zuniam p'ra todos os lados, mas nao encontravam

ninguem.
     Depois de muito tempo, os bichos resolveram abandonar a

casa e foram embora construir outra em logar mais seguro. Mas,
quando o Lagarto disse: —"Agora, compadre Grachaim, va bus-
car o mel" — viram o Gamba que se despencou duma arvore,
gadunhou (9) o camoatim e se foi, veioz, campo fora.

     0 Grachaim correu, mas o Gamba ia longe. Indignados
corn a pega que o Gamba Ihes pregou, o Grachaim e o Lagarto
combinaram um piano de vinganga.

     Na manha seguinte forarn os dois a casa do Gamba. 0

      (4) — Estancia: — fazenda para criacao de gado; morada; logar,
onde se esta ou se permanece. Nome das fazendas no Rio Grande do Sul.

      (5) — Melar: — procurar'o mel das abelhas do matto.
      (6) — Camoatim: — especie de abelhas que fabricam um mel muito

apreciado. Casa ou colmeia de camoatim.
      (7) — Tocaia: — (de toca) emboscadura em que se occulta alguem

que persegue outrem ou que quer cacar. No norte do Brasil, tocaia e po-
leiro de gallinhas.   ,

      (8) — Guascapo: — lambada ou chicotada corn guasca.
      (9) — Gad.un.hou: — agarrou corn as unhas; segurou fortemente.
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Graehaim corlou uma tala de geriva, (10) pellou-a e disse que

o compadre Lagarto fica-se escondido, esperando. Quando la

chegando a hora do Gamba vir beber agua, o Grachairn come-

cou a aranear cipo, como si fosse consinnr urn grande rancho.

(11) Dahi a pouco, veiu o Gamba:
     — "Bom dia, compadre Garnba. E seguiu arrancando

cipo.. ."
     _ "P'ra que e lanto cipo, compadre Graehairn?

     __ "Liel-i! o t'ornpadre nao sabe que vern ahi urn pe de

ventu tao grande. que tudo que for hic.ho que nao estiver alado

numa arvore bem forte, o vento, levara? '

     — "E o compadre vae-se arnarrar?"

      — "E eiitao? 0 eornpadre corvo, que vein honlem da serra,

 ioi que me lieu a noticia e disse que por la os bichos ja se ata-

 ram todos. '
      0 Gamba, entao assustado, pediu ao Graehairn que o atasse

 taml»em, <iue sempre linliam sido amigos leaes. 0 Grachaim disse

 (}iie nao podia, que o vento nao demorava, e elle tinha de ir em

 casa amarrar a rnulhcr e os fillios.
      Mas o Gamba pediu rnuilo, ajoelhou-se, fez muita lalna, e

 entao o Gracliairn disse:
      — "Esta born, coinpadi-e, como fornos amigos, vou fazer

 a sna vontade."
      E encostou o Gamba num tronco de guajuvira e passou-lhe

 ci!)6 pelo corpo ate que elle nao podia mais se mexer.

      Alii o Grachaim chamou o Lagarto.

      — "Compadre Lagarto, esta aqui n malandro (iue nos rou-

 liou o mel.'7
      E passoii a rnao na tala de geriva, botou urn pe adeante e

 ouli-o atraz, e comegou a dar urna sova mestra no Gamlia.

      Um Joao de Barro que ia voando, vendo aquillo, lembrou-se

 que o Garnha 1he comera os filhotes o anno passado, e entao sen-

       (10) — Tala de gerivd: -- lamina, lasca, guasca de palmeira, que
serve de chicote. Pode ser feita de bambii ou qualquer outra madeira fle-
yivel. Os caboclos, entretanto, preferem o geriva (palmeira.)

       dl) _ Rancho: — cho?a ou telheiro, a beira dos caminhos, no in-
terior do Brasil, para abrigo dos viandames.
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tou nurn galho proximo, bateu as azas e deu gargalhadas. 0 Gra-

chairn nao parava de surrar o rnatreiro. Quando cansou, yem
mestre Lagarto, fincou a cahega no chao e — lept! lept! lept —

ate cansar.     E deixaram o Garnba por morto, de tanto apanhar, e forarn

melar outra vez. . .

/                    *
'                   * *

                  HISTOR1A DE CABOCLO
     Anoitecia quando cabocio Florencio bateu a porta de ca-

bocio Anastacio:        '                    /    .
       — Cornpadre, ca estou eu por via do negocio. Irago o

papagaio. Vance vae cahi p'ra traz.
     Numa gaiola de virne, corn effeito, via-se a forma vaga de

um passaro verde-amarello, no seu poleiro, tranquillo.

     E accescentou:
     _ Nao sei de bicho de melho peito, nem mais falado e

cantado. Vance pediu lyrco e compra um teno de garganta como
nao existe na matta de todo este arredo e, alem do mais, e um
Ruy Barbosa. Nem e passo, e voz humana. Quando elle abnr o

bico, vance vae te surpresa grossa!
     E foi, elle mesmo, collocar a gaiola num prego a feigao, ao

lado da varanda, perto da sala de jantar.
     Recebeu vinte mil reis, e, depois do cafe obrigado a bolo

 de milho, deu boas noites ao compadre e foi corn Deus.
      Ora, no dia seguinte, a casa acordou vibrada pelas melodias

 e arengas do papagaio. E o bicho cantou tanto e tao bem, que
 a Chica, a caseira de Anastacio, affirmou que por aves de tal

 ordem, um entendido seria capaz de dar ate cincoenta ou cem

 mil reis!
      Trepa ella e o marido sobre cadeiras, afim de examinal-o

 de perto, quando descobrern que a ave, em vez de duas patas,
 tern uma so, embora indicando o vestigio da outra, recentemen-

 te dilacerada.
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     Furioso. parte Anastacio, que enfia como um louco pelo

casebre de Florencio a dentro:
     _ Vnnce me en^aiion, compadre, Florencio, diz elle, a

gaiola do papagaio na mao, os ollios congestos de. luror; — o
passo so tem urna pcrna. No entanto, vance cobrou preco de.
bicno inleiru. Desfago o nec'ocio. Yuye mince corn o sen e.st.re.pe!

(12) Um passo que ate parcce o sacy-perere!. . .
     Cabocio Florencio, ijiie eslava dando a sua pitada, tirou da

Sioca o cafhiinho de l»arro, soltou lima vasta cusparada e disse:
     — Sc wnrriic. comjKtdre !\nyffi(;o. menas forga; ranee nao

jiedin In'clio cantado e lalado? AnUso? Vendo-lhe um hicho de
)»eilo. Milho <{i'e elle iiiim. lia. Mas porem me arresponda van-
 cC' corn (itH'ncno, antes de tudo: quer vancf o passo p'ra fald e

 tnnfd on (jiier p'ra tinnsd:' 0 papagaio nao e hailanno!. . .
      Calioc!o Anaslacio. indeciso, aca])ou levando o papagaio

 para casa.

       (12) -• Estrepe: — coisa ruim; trambolho; objecto sem valia, por

imprestavel.
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                            "A CHAVE DA ANALYSE LOGICA." —

                        Zoraide Rocha de Freitas. — Edi^ao dc 1925.

     Fugindo ao theorismo complicado dos compendios, em que

os factos da linguagem se perdem na trama confusa de opinioes

controversas, abandonando os processos usuaes; quasi sempre

de effeitos praticos negatives, e ppndo de parte a vaidade eru-

dita dos que por mera pose fazern questao de exibir sabenga lin-

guistica, a A. desenvolve neste livro — verdadeira chave da ana-

 lyse logioa — um curso de resultados efficacissimos para os

 alumnos de Portuguez.
     Pela simplicidade e clareza das exposigoes, desenvol-

vidas de maneira a que os alumnos acompanhem corn interesse,

 gradativamente, o pensamento — em sua estructura e em re-
 lagao aos elementos grammaticaes e logicos — que o formam,

 Q livro da A. merece ser divulgado como excellente guia que e.

 Servigo inestimavel vem elle prestar, nao so aos estudantes, mas

 tambem aos professores, facilitando a estes os meios de ensino da

 rnateria, pela transmissao mais adequada e mais assimilavel dos

 conhecimentos que tern de dar.

      Sobre as vantagens do ensino da analyse logica pelo empre-

 go do diccgramma, nada rnais se tern a dizer, porquanto, como

 affirma a A., grande parte do professorado ja o conhece. e ad-

 mira, "como um auxiliar de provada e real efficacia."



     SECRETARIA DO INTERIOR

                 INSTRUCT PUBLICA

   Varios despachos, pelo Ex"0 Sr. Dr. Secretario do Interior

                      JULHO — 1926:

     MANOEL EUCLYDES DE BRITO. — De accordo corn a pre-
sente informagao da secgao. Tendo o supplicante requerido a
desistencia de 10 mezes de licenga (e nao 6, como-allega) foi-
Ihe concedida apenas a de 6 mezes, em virtude de so a tanto
ter direito. A effectivagao desse direito esta dependendo de
estudo do Governo, o que tanto o requerente como a autoridade
escolar parecem desconhecer, apesar da publicagao de repetidos
despachos sobre o assumpto. Assim, o supplicante deve recorrer
a legislagao commum sobre licenga para o presente caso.

     D. ADELINA ALVES FERRAZ. — Volte ao director do respe-
ctive Grupo, afim de completar a informagao, declarando si a
supplicante esteve ou nao impossibilitada de se locomover, ou
se locomovendo corn difficuldade.

     D. MARIA NOG.UEIRA MAGALHAES. — A unica possibilidade
do professor obter licenga corn inicio declarado e estar de cama
cuja prova devera ser feita corn attestado medico em que aquella
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circumstancia esteja expressamente referida, e declaragao do di-
rector, expondo na petigao, o local em que se acha, rua e numero
da casa. A ausencia dessas declaragoes impedira os tramites
do requerimento na Secretaria do Interior. — Satisfaga, pois,

essas exigencias legaes.

     RENATO SENECA DE SA FLEURY. — 0 supp. nao tern direito
a licenga corn inicio do pedido, a vista da informagao da respe-
ctiva autoridade escolar, e para obtel-a sem tal inicio, devera ser
submettido a inspecgao, nesta Capital, dia 23 do corrente, as 13
horas, na Inspecgao Medico-Escolar.

     NORBERTO DE TOLEDO. — De accordo corn o parecer da
Directoria da Instrucgao. Embora nao tivesse sido regular o acto
do Sr. director do grupo-escolar de Itatinga .concedendo afasta-
mento a um dos serventes, e attendivel o presente pedido de pa-
gamento de vencimentos, pelos servigos prestados pelo reque-
rente, no periodo de 23 de margo a 30 de abril p. passado.

(Prov.)

     MARINO PINTO BARROS CESAR. — Para a nomeagao de dire-
ctores de grupos-escolares ha uma relagao organizada na Dire-
ctoria Geral da Instrucgao Publica, de accordo corn as informa-
goes prestadas pelas autoridades escolares.

     D. ANTONIA GUILHERMINA DE CAMPOS. — Nao tern logar o
que requer, porque o attestado e inforrnagao da autoridade
escolar, que acompanharn o pedido, nada continham sobre o im-
cio declarado. A esse tempo e que deviam ser satisfeitos os
requisites do inicio declarado e dada a prova legal. A suppli-
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cante e a autoridade escolar nao observaram os artigos 16 e 17
e seus §§, do decrelo n.° 3025, de 1916, nesse particular.

     D. DOMICILIA MINHOTO. — A supplicante so podera ser
posta em disponibilidade nos.termos do artigo 22, do decreto
n.° 3205, de 1920, pelo que o presente processo devera voltar
a Directoria Geral da Instrucgao, afirn de providenciar de accor-
do corn o $ 2.°, do citado artigo, e urna vez que a supplicante
satisfaga a exigencia do $ 1.° do mesmo, juntando o seu titulo
de liquidagao de tempo de servigo publico.

     D. ILLYRIA ROSA ALVES. — A requerente e professora leiga
de escola do ex-Patronato que, pelo § unico do artigo 23 da lei
n.° 1750, de 8 de dezembro de 1920, foi mantida na regencia da
escola, sem direito, portanto, a remogao solicitada a apenas no
interesse do ensino.

     D. LUIZA MENDON^A. — A' vista da informagao do Sr. In
spector districtal, e nao tendo a requerente justificado o motivo
allegado, nao e attendivel o pedido de licenga.
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