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       Quando, na present^     .0, nos referimos d actual re-
  forma do ensino em S.    '), affirmdmos que, dentre as
  medidas por ella estabel-:cidas, uma das melhores foi a in-
  siituicdo dum corpo de inspectores especializados, para que
  a cultura physica, o de^enho, a musica e os trabalhos ma-
  nuaes, seguindo uma directriz compativel corn a impor-
  tancia que represen' "m. na educacdo, realizassem corn toda
  inteireza o seu objective. Para robustecer a nossa affir-
  mativa e ao mesmo tempo comprovar a excellencia da re-
  forma, dissemos ainda ser bastanie uma analyse succinta do
  valor educative daquellas disciplines — analyse que ini-
  cidmos tratando da CULTURA PHYSICA.   '         '         •   ;

       Corn egual proposito nos occuparemos hoje do DE-
  SEN HO, ido acertadamente collocado entre as disciplinas
  especializadas, de modo a nao figurar como elemento me-
  ramente decorative do ensino, sindo como um dos mcwres- -^

'-. f adores de desenvolvimento intellectual. Assim proce^itao',"'^3 •'^,
\ nova opportunidade se nos offerece para apreciaf.ei vfil^j/,.. 'y
' ^dade da reforma que, fugindo d distribuicdo arbitraria^tas': ''^ ^
.materias de ensino pelos diversos cursos, soube tracar, as--- ^ '•
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normas segundo as quaes ellas devem ser desenvolvidas
em proveito real da educacdo infantd.

     Considerado o DESENHO como educador nao so da
vista e da mdo, mas, principalmente, da intelligencia a
remodelacdo do seu ensinamento representa um grande
surto em favor da escola popular, pelo que a medida aci-
ma referida nao pode deixar de merecer justos applausos.
 E como confirmacdo, attentemos um momenta no extra-
 ordinario influxo dessa disciplina sobre a actividade e
 aperfeicoamento das forcas intellectivas: cultiva a AT-
 TENCAO e a PERCEpgAO, pelo cuidado na imitacao dos
 modelos; a MEMORIA e a REFLEXAO, pela recordacao do
 objecto que deva ser executado mediante apenas uma ob- .
 servacdo previa; a COMPARAND, pela expressdo da per-
 spectiva; a IMAGINAQAO e a INVENTIVA, pelas modificacoes
 espontaneas num determinado assumpto. ..

      Tudo isto se obtem na aprendizagem do DESENHO,
 bem entendido, do DESENHO EDUCATIVO, isto e, daquelle
 que afastando-se dos processes puramente geometncos,
 leva a crianca a representar os objectos tal como os apa-
 nham tal como elles Ihe falam d alma e respeita-lhe a
 preoccupacdo de tracal-os em seu todo, em seu conjunto.

      Em toda a arte , como em toda a sciencia, os elemen-
  ts e os principios tern sempre algo de seco. Eis mais uma
  razdo a favor da espontaneidade natural do alumno e con-
  tra o systema obsolete que, partindo do tracado de rectas,
  curvas e compostas, nao responde ao caracter do espirito
  infantil, pois este se compraz em reproduzir os objentos de
  vulto as coisas attraentes pelas suas formas agradaveis,
  pelassuas cores vivas e pelas sympathias que Ihe inspiram; ^
  nao responde tampouco as indicates da natureza quando
  apresenta d crianca as coisas em sua integndade.

       Tolstoi, combatendo a rotina, tratava sempre de obser-
  var no DESENHO as formas naturaes, dando a seus disci-
  pulos flores, folhas, animaes, objectos familiares etc., etc..
  Tambem Leonardo da Vinci era de parecer que se miciasse.
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o DESENHO pelas formas de mais caracter e belleza, conse-
quentemente, formas artisticas e nao geometrical.

     0 DESENHO assim concebido vem dar aos olhos e as
mdos aptidoes para bem exprimir certos pensamentos;
torna-se, alem disto, um poderoso auxiliar da intuicdo.

     Si ainda considerar.mos, como Rousseau, que o fim
do DESENHO nao e fazer do alumno um artista, mas dar-lhe
por mestre a natureza e por modelo os objectos, a escola
moderna nao deve se preoccupar corn os bellos desenhos e
sim applical-os ao desenvolvimento das faculdades da

crianca.
     E' justamente sob este aspecto que esta sendo obser-

vado em nossas escolas o ensino do DESENHO, cuja remo-
delacdo introduzida pela recente reforma vem evidenciar os
 beneficios que desta hdo de advir para a educacdo da nossa
infancia escolar.



        QUESTOES GERAES

        AS CARACTERISTICAS DE EDUCA&AO
                    CONTEMPORANEA

                                  (Beapeitada a orthographia do autor.)

     Do bern e do mal que andam pelos caminhos da vida sao
em boa parte responsaveis aqueles que se consagram cornea alma
ou sem ela a obra da educagao. E' deles que depende, nao dirci
todo, mas uma parcela consideravel do destino hurnano. E nao
digo todo, porque o hornern nao e filho somente da escola -

e felizmente.                          . „ - •         r „
     Numerosas e variadissirnas sao as mfluencias que o tor-

rnarn atraves da existencia. Ha a heranga que e a escola da es-
pecie ha a farnilia que e a .escola dos pais, ha o ambiente so-
 cial que e a escola da comunidade, e ha a maior de todas as
 escolas, a vida, corn todos os seus -mponderaveis e forgas

 inalculaveis.
     Dito isto, salta aos olhos que o educador nao pode tazer

 tudo.                                       ,  „
     A sua acgao e fungao dum certo nurnero de factores que

 convem destacar.
      E' fungao do homem que leva em si, da sua iormagao

 moral e intelectual, da sua maneira de ser organica e espin-
 tual, da sua preparagao profissional.

      E' fungao do educando, da sua natureza bio-psiquica, da
 sua personalidade — factor consideravel e primacial de impor-
 tancia e consequencias incalculaveis. A historia do homem e em
 si mesmo que cornega em grande parte.
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     E' fungao dos ambientes familial e collectivo, da sua
cornposigao e natureza, do seu estado de cultura.

     E' fungao dos metodos e processes de educagao e de en-
sino, da organizagao material e espiritual da escola.

     E' fungao do ideal educative que se visa, dos fins elevados
que importa alcangar.

     Indicar estes factores e indicar em que consiste a pedago-
gia que pode ser definida a sciencia e a arte que tern por ob-
jecto a educagao do individuo em harmonia corn um ideal de-
terminado e pelos meios mais adequados a natureza desse in-
dividuo e a natureza desse ideal.

     Procuremos determinar agora algurnas das caracteristicas
da pedagogia contemporanea.

     Queremos referir-nos aquelas que resaltam corn mais
brilho das obras notaveis dalguns homens de pensamento e de
acgao dos nossos tempos: Cecil Redie e Lietz, Binet e Meumann,
Stanley Hall e King, sobretudo John Dewey e Kerschensteiner.

     A pedagogia contemporanea tern um caracter e um espi-
rito nitidamente scientifico.

     Por um lado chama em seu auxilio toda uma serie de
sciencias, como a biologia, a moral, a arte, etc., cujas aquisi-
goes e metodos Ihe servem para melhor estudar, compreender,
interpretar os factos e os problemas pedagogicos.          .^

     Por outro lado trata os problemas e processos pedagogicos
corn um criterio proprio, como factos naturals e positivos. A
pedagogia e uma sciencia autonoma, corn um campo definido,
corn metodos de descrigao e explicagao que sao seus, embora
recorra as outras sciencias que a auxiliam na sua missao.

     A pedagogia entrou na fase do metodo scientifico, liber-
tando-se do empirismo.

     A pedagogia utiliza nao um mas todos os metodos das
sciencias positivas: a introspecgao, a extrospecgao, a observagao
e a experiencia, o metodo genetico e o patologico, o compara-
tive e os inqueritos, os metodos quantitativos e os qualitativos.
De modo que, quando se fala de pedagogia experimental, "nao
se trata no fundo duma subdivisao autonoma da pedagogia,, mas
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simplesmente dum rnetodo especial, entre outros, de resolver os
problemas pedagogicos." 0 que quer dizer igualmente que nem
toda a pedagogia, ao 'contrario do que pensam Lay e Meumann,
e experimental.

     Outro cunho da pedagogia contemporanea consiste no seu
caracter dinamico. Para a pedagogia conternporanea, educar
consiste ern fornecer aos "ressorts" interiores a occasiao e o
rneio de realizarern-se, ern despertar e dirigir todas as activi-
dades do educando, em por ern acgao todas as suas faculdades.

     E' por isso que se diz e corn razao que o rneio educative
deve ser uma fungao da vida, entendendo-se esta expressao nurn
dupio sentido: a escola nao sornente deve preparar o educando
para ser homem, cultivando nele as qualidades e as aptidoes
para exercer rnais tarde a sua profissao de hornern, que e de
todas as profissoes a rnaior e mais bela, mas tambem um meio
vivo onde possa viver igualmente a sua vida propria, a sua vida
de creanga ou de adolescente.

     Outra caracteristica da pedagogia conternporanea consiste
na sua acgao genetica: o educando deve elevar-se interiorrnente
e nao ser modelado exteriormente, deve instruir-se e nao ser en-
chido de conhecimentos.

     Ja um dia urn educador ingles, Holrnes, verberou sob o
norne de tragedia da educagao a aplicagao sisternatica da
pressao dogmatica que pretende forgar a ver, a falar, a agir e
admirar segundo um processo imposto exteriormente. A peda-
gogia contemporanea substitui o mecanismo pela vida. Para
chegar a esse resultado toma ern conta os interesses do educando.
Mas corno esses interesses sao rnoveis e transitorios, corno eles
evolucionarn, ern vez de fixa-los, cultivando-os sob a forma em
que se apresentam, o que seria paralisar o seu desenvolvimento,
considera esses interesses como sintomas que revelarn necessi-
dades mais profundas, como fungoes novas que desejam surgir,
cuja eclosao o educador deve favorecer colocando o educando
nas circumstancias mais favoraveis.

     Para conhecer estas necessidades importa interpretar os
interesses como sintomas gerais duma actividade rnais profunda
que procura abrir caminho para a luz e para a vida.
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     A pedagogia .conternporanea tern alem disso um caracter
funcional, quer dizer, considera os processes mentais como
instrumentos destinados a manter e a aperfeigoar a vida, como
funcoes vitais e nao como processes ern si mesmos. Ern eutros

termos, cultiva a inteligencia pela inteligencia, a ^tengae
pela atengae, a ventade pela ventade, mas a mtehgencia, a
Lngao, a vontade pela vida, come meies de utilizar a vida, de

satisfazer as suas rnultiplas necessidades materials e espintuais.
Nao se trata dum pragmatismo rigide e unilateral mas dum
 pragmatismo que afirrna que teda a inteligencia e tede o sabex
 Severn conduzir a acgao. E' urn pragrnatismo que nao nega o

 valor e a necessidade de cultura dos processes mentais rnas que
 os subordina a vida, que nao proscreve a teona mas iaz pre-
 ceder esta pratica, e um pragmatismo que restaura o valor e a
 importancia da intuigao e do saber active, do mstrnto e das

 aptidoes naturals, ao lado das forgas mtelectuais.
      A pedagogia funcional considera que o educando deve ser

 levado ao trabalho e a acgao por rneios naturais que a vida

  suscita quando o trabalho e a acgao convern as suas necessi^-
  dades- que por conseguinte "para fazer agir o educando e
  Predso Lloca-lo ern condigoes proprias e fazer nascer a neces^

  sidade que a acgao que se deseja suscitar tern por firn satisfazer.
  Prograrnas e rne'todos de educagao e ensino devern pois basear-se
  sobre as inclinagoes naturals, sobre a rnentaliaade e as neces-

  sidades psicologicas dos educandos.                  ^
       A pedagogia contemporanea tern ainda outro caracter^fun-

  darnental. £ social, sob varies pontos de vista: a) porque e urn
  instrurnento de conservagao e aperfeigoarnento da cmhzagao
   b) porque, sendo o individuo urn rnembro da sociedade ela
  tern que prepara-lo para desempenhar uma fungao util na
   colectividade; c) porque poe em actividade as tendencias so-
   ciais do individuo, pretende fazer da escola um rneio social,
   onde a disciplina e o trabalho se fundem sobre a colaboracao,
   a ajuda e a actividade mutuas e cornuns. E1 por isso que a peda-
   eogia scientifica considera os programas e as matenas de estudo,

   os trabalhos manuais, aos quais atribui uma importancia consi-
   deravel, corno ocasioes de vida pratica e social. A pedagogia
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contemporanea pretende substituir a escola livresca pela escola
de trabalho productive ern proveito da colectividade.

     Mas, se a pedagogia contemporanea considera a educagao
corno urn processo de valorizagao social do individuo, por outro
lado tern ainda outro caracter, e diferencial, quer dizer, funda
a sua acgao sobre as inclinagoes e as aptidoes particulares dos
individuos, pretende desenvolve-los no sentido das suas virtua-
lidades caracteristicas, 'adaptar-se as suas necessidades pro-
fundas e fundamentals. Dai a tendencia para individualizar os
metodos e processes de ensino, os horarios, os programas, o
agrupamento dos alumnos e suas promogoes escolares a disci-
plina, etc. Convem nao confundir educagao individual e edu-
cagao individualizada. A educagao individualizada, ao contrario
da individual, implica a existencia dum meio collectivo. Indivi-
dualizar quer dizer adaptar a educagao a maneira de ser do indi-
viduo, tornar ern conta as suas peculiar'idades e diferengas cara-
cteristicas, mas a sua acgao deve exercer-se dentro durn arnbients
social. A educagao individual e um erro profundo, nao so porque
nao compreende que os factores sociais sao durna importancia
fundamental na formagao e desenvolvimento do educando, mas
ainda porque nao realiza urna das formas do ideal educative,
que e preparar o individuo para a vida colectiva.

     Falamos de aptidoes diferenciais dos individuos e da ten-
dencia da pedagogia contemporananea para estimula-las, cultiva-
las e orienta-las.

     Mas isso nao significa educagao unilateral. A pedagogia
contemporanea atribui a cultura integral do individuo uma
importancia fundamental. A educagao tende a formagao do
hornem cornpleto na sua expressao rnais alta e rnais humana,
que compreends o homern fisico, o homem intelectual e moral,
o homern social e o hornern profissional. Mas, para realizar
esse ideal, a pedagogia conternporanea entende e corn razao
que a formagao da personalidade deve assentar na cultura das
aptidoes caracteristicas do educando, sem descuidar as outras
forgas materiais e espirituais, sem desprezar nenhuma facul-
dade ou possibilidade. Nao ha contradigao pois entre uma pe-
dagogia diferencial e uma pedagogia integral.
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      Para terminar convern dizer ainda que a pedagogia con-
 temporanea se inspira num elevado ideal filosofico de cultura
 individual e social.

      Ela procura criar as circurnstancias mais favoraveis para
 que floresga o germem que levamos em nos duma vida mais
 verdadeira, mais pura e mais bela. A educagao contemporanea
 tern como culto o ideal scientifioo da verdade, o ideal moral
do dever da justiga e da bondade, o ideal estetico da beleza,
 ideais mutuamente entrelagados de rnodo tal que um nao pode
ser perseguido sem que os outros o sejam tambem, se o homem
quizer ser um homem complete, dos pes a cabega. A educagao
 nao pode nern deve apoiar-se num so desses ideals, mas em
 todos, porque seria mutilar-se, reduzir-se e apoucar-se, se se
 encerrasse numa so das correntes profundas da vida. E digo
col-rentes para significar por um lado o caracter de elaboragao
continua desses ideais, de perfectibilidade incessante, e por
outro lado a necessidade de nao sacrificar a formas transitorias
e variaveis os fins superiores para os quais eles caminham.

     E' um dever fundamental para um educador ter sempre
presente ao seu espirito o ideal que deve perseguir a educagao.

     Porque a vida nao tern sentido nem valor profundo se nao
estiver impregnada dum alto ideal pessoal que consistira em
elevar-se sobre si mesmo, em triunfar .dos instintos inferiores,
em sujeitar-se a dura disciplina do dever e da verdade, em pro-
•curar a beleza dum alto ideal social que consistira em irradiar
para os outros, em ser-lhes util e fraternal e em dar-lhes corn o
proprio coragao a justiga a que teem direito.

     Tais sao nas suas grandes linhas as caracteristicas da pe-
dagogia contemporanea guiada pela sciencia e iluminada pela
moral e pela arte.

     E' por isso que a obra educativa nao e so uma obra de
sciencia e de acgao, mas tambem uma obra de filosophia e de
poesia incessante.

                                FARIA DE VASCONCELLOS.

Uyv\AA/^ cU /.^LL^
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                OS ORPHEOES ESCOLARES

     Nao e inopportuno dizer algo sobre o grande valor do en-
sino de rnusica vocal de caracter synthetico - nos estabeleci-
rnentos publicos de instrucgao. E isso ha rnuilo foi compreendido

pelos grandes povos cultos, que, incluindo o ensmo da rnusica
em suas escolas, conseguern a cultura do bom gosto e da disci-

plina mental em todas as carnadas da sociedade.
     No Brasil algurna coisa de born ja esta feita neste sentido;

 e por signal, corn resultados notaveis, sob o ponto de vista da
 pedagogia musical, mas nao, quanto ao desenvolvimento da

 cultura geral da musica. A falta de audigoes pubhcas gratuitas
 e periodicas impede que o grande publico tome a sua parte
 de prazer espiritual, e portanto, de boa e sa cultura musical.

      A musica nao deve ser encarada corno simples passa-
 tempo ou prenda de rnepina mais ou rnenos habilidosa, a sua
 missao e mais seria, mais arnpio o seu campo de ulihdade; a
 par das outras artes charnadas plasticas, deve acornpanhar a

 vida dos povos, ernbellezando-a, espiritualizando-a, para a tomar
 rnais ductil as ernogoes superiores, que fazern o homem born e

  util a communidade.
      Nao ha negar o desenvolvimento colossal da musica de

  canto em todos os paizes do norte da Europa, em absoluta su-
  perioridade sobre os paizes latinos. E' da Allemanha, Suecia,
  Noruega, Hollanda e Russia, que nos vern esses rnaravilhosos
  coraes, oratorios, hyrnnos sacros e patrioticos, e esses afarnados
  "lieder" ou cangoes. A rnusica ahi nesses paizes de brurna e de

  sonho, vern de cirna para baixo, da elite para o povo.
       Sao os seus rnusicos celebres inspirando-se nos grandes

  poetas lyricos nacionaes, que compoem a rnusica nacional po-

  pular, bem para o povo, e que esse povo decora e canta nas

  suas festas familiares, sacras e patrioticas.
       Nos povos latinos o caso e inverse: a musica popular vae

   de baixo para cirna, ascende do povo para a elite. E o povo

   que a cornpoe e a elite apropria-se dos motives para compor os
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--folks-loirs," modinlias <• dansas. ii.'m -cmprc do iwllior Isom

sroslo.
      !),'i que cxpomos. rcsiiha <|ii" a musica popular do povo

do nork- da Europa «'• uarioiialmriilr sul>j<-cliv\i, introspecliva.

 iliiima. daiido-nos as aspirarocs. (jiia-i os dcstino- dum povo:

miando a dos povos Liliii'i.-, arlislicainrDic valio-a romo docu-

nn'iilo [irimilivo. <•„ aind,i qiir Iflla. ('• !ml;! ol»jc<.'l iva. toda exie-

 rior. scm|ir<1 -cillimciilal. m;is Yi-amio mais os s;.nlidos que o

 r>-piriio.

      ().-, pi»\os do in>rlc d.i !^!iro[)a iia miiilo jios-uriTi a cancao

 na<'ioi!;i] popular -   o "-lird," (•m.iii.inio i|ii" os povos laliiios

 ));!raram nos liiidos canlarcs anonymo-., scm ••onsislcm'ia cllinira

 .• dr raraclfr airhaico. E" por Calla dc ••spiriio ••i-cado!- nos coni-

 po-ilorrs lalino-? Nao, |iori|iic o movim»'nio •'• mienso na com-

 i»osica(! dc nuisica |)ara c.inlo. dr cararlcr cicvado: incsmo enire

 nos. 0 i|iic iios lalta •'• ciilliira ,",t'ral nmsical <• ci -ua (•ompetrntr

 diff'iisao no ^randc pu1>1ico.

      0 Brasil <-oiil;i um nudco imjiorlanlf dc (•om|)osilores de

 talnuo. f'om iiilpr^ssaiilissiinas mnsicas para cauto, imasi ine-

 diias. |)or Calta diima diviil^;n;ao mclliodica. Sao enlrc ouiros:

 1'aulo Fiorrnrr, .\. l.rw. N-pomiicnio. Araujo Vianna (quasi

 dcscoiilic.'ido) Olfro. Oswald, Franrisco Bras^ Clauco Velasro.

 Joao Com.'s,   Villas-Lolios,   .Iiiliao.   Carlos de Campos,

 Assis Hrpuhliccino, M inc.ur:7, Ocliiviano Concalves. Barroso

 Vlto. de'm dc oulros ja csfnuTido. uos an'hivos passadisias.

  A maioria das composi(;ocs dcss.'s aulon's sao (Ic »'araflcr na-

  cional c iia rri(,;;io dos "licder" ou canrofs crudilas.

       A act r!ada mcdida do actual si'v1'1'110- '-•rt'-n"'"* a iiispcctona

  c.-,pc.rializada d.' musica c incluindo uos prosrammas das uossas

  cscolas o cnsiiio dc soilejo c inusica coral, vcm cm l»oa parte

  ,orro!ior;n- para a propas.mda <1-' iniisi.'a s(''ria c' de caracler na-

  •ional. Os l,ons rcsultcidos (in;- vao s.'iido olftidos, — meiw da

  (•ompctctria <• (Iflica^-io dos a.'tUcics mt-nlon-s do ensino mu-

  sical, ciiln. os <|i!ars ('• d.' juslica ((IK- sc dfsta<iiie u prof. Juao

  Gonn-s Junior — ••sic'i l»ein pal>'nk-. E' dc se esperar, pois, que
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da capacidade constructiva destes e da dedicagao e boa vontade
de todos, se consiga o maximo de amplitude a divulgacao da
boa musica e, muito particularmente, da boa musica dos nossos

compositores.
                                      SILVA MONTEIRO.

                 0 REPOUSO DOMINICAL
     Quantas criangas conhecemos, que aos domingos ern vez de

passarern o tempo entregues aos folguedos proprios de sua
edade, nos jardins, nos parques, ficarn em casa debrugadas sobre

livros e cadernos, preparando as tarefas do dia seguinte, porque
assim determinaram professores exigentes e ignorantes do

grande rnal que praticam!
     0 repouso dominical e necessario para a saude do corpo.

E' preconizado por summidades no dorninio da hygiene, corno os
medicos Niendyer, Xangler e Sonderegger, que se baseararn em
experiencias physiologicas e ern dados estatisticos para de-
rnonstrar a necessidade do repouso dominical ao corpo humano.

     No parlarnento inglez, nao hoje, mas ha vinte annos, um me-
 dico, Farre, estabeleceu o seguinte principio que foi immedia-
 tamente apoiado por vinte e cinco dos mais afamados facultati-
vos da America do Norle: "Considero o domingo como um dia
 de repouso indispensavel para renovar e substituir as forgas do
 corpo. que uma vez perdidas nao tornam mais. E' verdade que
 o repouso nocturno refaz as forgas perdidas durante o dia, mas
 so em parte. Um dia de repouso depois de seis de trabalho, e
 urna exigencia real da natureza do homern, e nao um capricho.
 0 organismo humano requer que em sete dias Ihe seja concedido
 urn, para descansar do trabalho corporal e intellectual."

      0 trabalho continuado, portanto o trabalho do domingo,
 prejudica a elasticidade do corpo, destroe corn as forgas vitaes
 a propria faculdade do trabalho e diminue, embora indirecta-
 mente, a extensao da existencia. 0 repouso dominical ja existia
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entre o povo hebreu, promulgado em nome de Deus pelo grande

legislador Moyses.,                ,                i _i   ,1-
     A Franga revolucionaria estabeleceu o repouso de dez dias

— a decada.Mas, apos dois annos de existencia, o seu mao ef-
feito comegou a se manifestar claramente, sendo a decada suppn-
mida pela lei de 5 de agosto de 1799, por Napoleao I. Nume-
rosas outras experiencias e estudos podem ser crtados.

     Mayer, Neofoilde e Kolb, servindo-se de quadros officiaes,
demonstraram quanto e menor a rnortandade entre os judeus,
aue observarn estrictarnente a guarda do sabbado, e os povos
 que vivendo ao lado delles, nao observarn o repouso sernanal.

     E' urn erro grave, portanto, que pratica todo o professor
 sobrecarregando seus alurnnos, aos sabbados, de tarefas, para
 prepararem-n-as durante os dorningos, exigindo que Ih'as devol-

 vam prornptas as segundas-feiras.
      Alern de erro grave, rnostra o educador que assim precede,

 desconhecer os principios mais comesinhos de hygiene, sacnfi-
 cando a infancia que sera a mocidade do future. Si doente se
 torna a crianga, enferma crescera, doentia sera a sua rnocidade,
 e infeliz a patria que ern seu seio abriga urn povo de anormaes,
 rachiticos e enfeimigos!

      Abaixo, pois, as tarefas dominicaes.
      Felizmente, ellas nao sao adoptadas pelos professores de

 nossas escolas publicas, mas e necessario que digamos — esse
 nefasto regimen e seguido nalguns collegios, externatos e escolas

 particulares.
      Educadores paulistas! Vos, que sois formadores de ca-

 racteres, zeiae tarnbem pela saude das criangas, aconselhando-as
 que empreguem os domingos em passeios e distracgoes uteis,
 que se nao preocupem corn trabalhos corporaes e nem intel-

 lectuaes.                                            /

    Nenhum exercicio deve ser tao difficil que
desalente os esfor^os, nem tao facil que os inu-

tilize.
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                    AR1THMET1CA
              METHODO DA UNIDADE

              Analysar um problema e estudar e enunciar os

          /ac%9;:;^^^^^       ^———— ^r-

          ^ £;^S^o ^. h—— para ,ne esta ana^,

          <,» methodo da unidade, n&o se tome mecanwa,
          e para que haja liberdade de expressao.

            p im problema bem analysado e estudado pela
          da^vl mais quo mnitos problems cu,as d^.
          cSles tenham side ligeiramente ob.ervadas.

    Alumna - (Guardando o crochet.) - Hoje faz quatro
dias ^ou trabalhando neste crochet, e acabei apenas do.

blcos^^^^ esta desanirnada, Julia?!

     A- Si eu soubesse quando acabaria, teria rnais coragern!

     p:- Entao, crie coragern, porque ja varnos saber. Quantos

bicos sao ao todo?
     A.—Nove bicos.                              111, » ,-1
     p. _ Si voce ja fez dots bicos, que parte do trabalho todo

 esta prornpta?
     ^._Nao sei, nao, senhora.                       ^
     A. — Eu sei. 0 trabalho todo sao nove nonos. Voce tern

 promptos dois nonos, Julia.
 p   p. _ Si voce fez 2/9 do trabalho em 4 dias, em quanto

 tempo fez 1/9?
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     A.—Na metade do tempo.
     A. —Na metade dos 4 dias.

     A. — Em 2 dias.
     P. — Entao, ern 2 <^os, voce fez 1/9 do crochet todo,

nao e?
     A. — E', sirn, senhora.
     P. — 0 crochet todo quantos bicos, quantos nonos tern?

     .4.—Tern 9/9.
     P. — Voce sabendo em quanto tempo fez 1/9, corn facili-

dade sabera ern quanto tempo fara os 9/9.
     A. — Os 9/9 levarao 9X2 dias, ou 18 dias... Que bom!

Dezoito dias! Nao e muito tempo!
     A.—Essa conta, eu penso que pode ser feita doutro

modo mais facil, professora.
     p. — Sim?!. . . Vejamos, entao.
     A — Nao sei si da certa, mas quero experimentar.
     P.—Gosto muito de ver a sua boa vontade! Experimente.
     A. — Si em 4 dias Julia fez 2 bicos, em 1 dia ella fez 1/4

de 2 bicos.
     P. — Porque 1/4?
     A. — Porque 1 dia e 1/4 de 4 dias.
     P.—E quanto e 1/4 de 2 bicos, ou, por outra: 1/4 dum

bico + 1/4 de outro bico, quanto vern a ser?
     A. — (Escrevendo.) 1/4 + 1/4 = 2/4 = 1/2. Meio

 bico.
     p. — Metade de um bico e o trabalho de um dia. . . Muito

 hern! Continue.
      A. — Entao, para fazer 1 bico sao precisos 2 dias, e para

 fazer os 9 bicos serao precisos 9X2 dias == 18 dias.

      A.—Deu a mesma coisa.
      A.—Ate corn o crochet a gente pode fazer problemas!
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     — Sim; faz rnuito bern. 0 poeta arnava ern extrerno a mo-
cidade de quern era idolo. E porque a queria tanto, tinha o

condao de Ihe falar a alma.
     _ Que livros escreveu, quer voce saber, Paulo?
     _ Muitos, alguns dos quaes voces ainda nao estao na

edade de entender. Outros, corno Atraves do Brasil, Contos
Pastrios, Patria Brasileira, Poesias Infantis, Livro de Leitura.

Theatro Infantil etc., forarn escritos especialrnente para voces,
criancas deste Brasil, que elle tanto arnou, tanto glorificou.

     — E' verdade o que voce diz, Jorge: S. Paulo levantou-lhe

urna estatua.
     — Renato sente que elle tivesse rnorrido lao rnogo? Entao,

 diga isso na sua biographia, que voce vae agora escrever.
     _ Voces nao podern se lernbrar "de tudo o que elle foi?"

 Eu escreverei no quadro-negro, uma especie de sumrnano, para

 voces se guiarem.
      _ Naturalrnente, Raul: a data do nascirnento vem antes

 do fallecirnento. Eis o sumrnario:
      Data e logar do nascimento. — Estudos. — Profissdo. —

 Services prestados. — Livros. — Fallecimento. — Homenagens.
      — Esses sao os factos principaes a respeito dos quaes cada

 um de voces ernprestara o cunho da sua propria originalidade,

 nunca se afastando da verdade.

                       GEOGRAPHIA
LOCALIZACAO DO BRASIL E DEMAIS PA1ZES DA AMERICA DO SUL

    SUAS CAPITAES E DUAS OU TRES CIDADES PRINCIPAES

                E' muito interessante o estudo desta parte do
            programma, ensinando o professor aos alumnos,
            por meio de viagens imaginarias, o rapido desenvol-
            vimento dos poizes sul-americanos, de suas capi-
            iaes e a localisacao pitoresca dalgumas cidades

            andinas etc.

     Professor. — Voces querern fazer hoje rnais urna viagem?

     Alumnos. — Querernos, sim, senhor.
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     p. _ Vamos entao imaginar que estamos voando num din-

givel sobre o vasto territorio sul-arnericano.
     ^—Vamos voar, como outro dia, sobre o Brasil, nao e

professor?
     p._Sim, meu pequeno. Vejarn-n-o, representado neste

mappa. Este admiravel paiz, tao novo, tao progressista e tao
vasto, o maior e mais importante da America do Sul, limita-se. . .

quern podera me dizer?
     A.—0 Brasil lirnita-se corn quasi todos os paizes da

America do Sul.
     p. — Menos corn que paizes? Olhem o mappa.
      A. — Menos corn o Chile e o Equador.
     P. —- Sabern que bella cidade e aquella, banhada por

 aquelle mar bellissirno?
     A. — E' o Rio de Janeiro, capital do Brasil.

      p — Muito bern. Caminhernos para o sul. Alern do Rio de
 Janeiro que e a capital do nosso paiz, ha no Brasil algumas
 cidades irnportantes, que nao poderemos visitar, por falta de
 tempo, mas que as rnostrarei aqui no mappa. Sao ellas. . . vao
 lendo seus nornes e ohservando bern a situagao de cada urna.

      A.—S. Paulo, Santos, Bello Horizonte, Recife, S. Sal-

 vador, Porto Alegre. . .

      p — E rnuitas outras rnenores.
      A. — Por onde irernos agora?
      P. — Varnos bem para o sul, para a Republica Oriental

 do Uruguay, paiz rnuito arnigo do Brasil e que ja fez parte de
 seu territorio corn o norne de Provincia Cisplatina, libertando-se
 ern 1828. Tern por capital a cidade de. . . podern ler aqui o seu

 nome.
      A.— Montevideo.
      P. — Sim. E por cidades principaes. . . Vejarn e digam.

      A.—Colonia do Sacramento, Paysandu, Maldonado,

 Salto. . .
      P. — E' bastante. Sabern o norne daquelle estuario sobre-

 o qual estarnos voando? Fale voce, Alberto.
      A. — Charna-se Estuario do Praia.
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      P.— Sim. AS'"^ i'-tamos voando solin.'. . .

      A. - V Re publica Ar^'iHiiia.
      /<- -K' um paiz imporl.ml.- •• K'm por ••apit.'l "'^ ^'ande

c-idadc, IIIK' -«• r!i;«ma . . . '[li'-i" 'I"1-1' ^i7'11''"

      .•L -   fliiciKfs Aii'c:>.
      P.-.- Prrl^ilaniciiic. \~ '11.1- ••i<!^l--   prin.-ipacs -rio. . .

qu>"ni (iii»'r ialar.''
      .•L - - La 1'lfitn. <:orri<'iiir... ^tiii'.c. !•'<'•. ('.(ii-dora. Tucii.innn . . .

       P. — I>ixrmo- di- !;>do a PtHif^m'ia.. lo^ar irio. rsicril.

 quasi dcs.Tl.-, <iii>' iorilia a t>arlr mcridiuiial da •\mcr'ra. .• .•«n!i-

 iiupnios a lirs-a via^fiii.
       4,    Oiir liiui.i- nii);ii;inlia-!

       !\ -   "ilo <'!ia- (iiic iormam ;i roidillirira . . . (Slinn -.il,>e:

        i*. —(^o!-ilillt<'sr<!. tin.-. And'':'.

       {',. ^:im. (]ii,. i;i r-.iiid^ii!'.-. K-lanii)- .i^r.i \o:iini" -o'''^

        •?.   -(;/';/,•.
        ".     (;r,il!d,' .llil!:.;'- •in [ir.;-'i: -i!.1 r.'l>i!.il ••• • •

        A. —- Stiiiliiic:".
        P_     i.: i<.ni m,r .•i;Li,l,-   plinrip;!.-. . ,   M'i-iiii ."pii 1).;

  inapp.i.
         ?.     i ninniii;;". lal/!ii!f!. ('.r/i' '•n:<1<>- >!i'r/'iit!. . .

        I'. ^   K" liii-.laiilc.   r',i':;]ii!ii-' .i';^!!;' liin voo lar^'o -rlirr r

  norl.1 d,! •\!-^-i!lii;;i, [iiiln [i.is-ar -o;.i.' '1.11 i'.ii/' '!ii1' J^ '••'t!^'' '•!n

  S:UI.IT;I -,m'o iSra-i). (h^iti -,il-.' -< •! •...isi.'7 !<il.'. Orlando.

        . i.      C/' !'(ll'(l'^lH!\'.
        1>     ^.n.,; Ja (-.laniii- ")!i"' -ci] !;'ri ilrrio. \ ~ua fa;']!'.!! '••.-

        . ! .      •'t.^,\!llil|>l'•l'•>.
        !'.-   K ;|s Mia- rid.'.d;':- pi'il'rip.irs -..1l):  I ///<•/  RJI'!. (•'ilt-

  a-iiwf <• !lii'iniY:<!. !>!'.i':;i !'>r;i-i,n.i. .)(!- loi inin.ida nii ! CfiH

  pi'las i'on:;;-- lira-ih'is'a-'. I )<'i\<-i>i(>- o Para^i!;i\.

         A. -  Olic pai/ irciiios a^ora p^rcorrcr.''

         /''.    \ .iin'is \oar -ol>rr ;i I'xiliria. <\ur Irm i»or rapilal a

  .•idad<- .i.' .S.'K^' r pur lo.';>lii!ad.'s priiirip;i,'s: f.ff 1\!:. Oruro.

   Pof(i.\i <• tHiir;i- mciio- ii!i()orianlrs.

          f. .  i'rlo mappa. istoii vrudo <|IK- da Ho!i\i;i |>.'.~-J!'fiiios

   ao Pt'ri'i. il.to •'. prol r'sot'.''
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     P. — Perfeitamente, meu arniguinho. E' um paiz riquissimo
 em mineraes e pedras preciosas. A sua capital e. . . vejam aqui

 no mappa...
     A. — Lima.
     P. — E as suas cidades prmcipaes sao. . .
     A. — Cuzco, Calldo, Pwio... '
     P. — Muito bem. Vamos agora passar pelo segundo paiz

que nao se confina corn o Brasil e que se chama, . .
     A. — Equador.
     P. — Sim. A sua capital e Quito e as suas cidades princi-

paes sao: Guayaquil, Cuenca, Loja etc.
     A. — Estamos agora na Colombia, nao e professor?
     P. — Sim. A capital deste paiz chama-se. . .
     A. — Bogota.
     P- — Vejamos agora algumas cidades principaes. Aqui

estao; leiam.
     A.—Santa Martha, Cartagena, Pasto, S. Boaventura.. .
     P- — E' bastante. Passemos para o territorio da Venezuela.

A sua capital e Caracas. Tern algumas cidades importantes, taes
como: La Cuayra, Bolivar, Valencia, Barcelona, Marwaibo etc.

     ^- — Pelo mappa, eu vejo que ao norte do Brasil, ficam
as Cuyanas, nao e assim, professor?

     P- — Perfeitamente. Voce e um menino dillgente... As
Cuyanas sao ern nurnero de quantas? Quantas veem no mappa?

     A.—Tres.
     P. — Digam os nornes dellas.
     A.—Franceza; Hollaiideza e Ingleza.
     P. — Muito bern! Sao suas capitaes, respectivamente, as

cidades de Cayenna, Paramaribo e Georgetown!
     A. — Estamos outra vez no Brasil, nao?

     P. — Sim. Eis-nos de novo sobre o solo immense de nossa
terra. Voltemos para o sul, em direccao de S. Paulo. Eis-nos
chegados.
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                   EDUCA^AO C1VICA

                GOVERNO E SUAS FORMAS

                "4 necessidade de governo e autoridade iw
           estado decorre da compreensao de sua necessulade

           na casa, na escola e no mumcipio.

    — Quern dirige o nosso Grupo, Joao?
    _ Sim, e o director. Muito bern!

    — E esta classe, Luiz?
     — Justarnente: o professor.
     — E ern sua casa, Manoel, quern rnanda, quern governor

     — Certamente: e seu papae.
     _ Nas fabricas, nas casas comrnerciaes, nos clubes, nas

sociedades, ha ou nao urna pessoa que tudo dirige? Fale, voce,

Joaquirn.                                        .     ,
     — Isso rnesmo: ha urn chefe, que tudo governa, onentando

o movimento dos negocios que estao sob a sua direcgao.
     Entao, para que em todos os rarnos de trabalho, nas casas

particulares, cornmerciaes, industriaes, nos clubes, associacoes
etc., etc., haja ordern e larnbern progresso, precisa um. . . quern

sabe? Fale, voce Jorge.
     — Muito hern! Precisa haver urn governo. Ora, si as esco-

 las as fabricas etc. precisarn ter urn governo, urn estado, uma
 nagao, urn povo, ernfirn, precisa tarnbem, para bern viver e pro-

 gredir, ter um. . . fale, Jose.

      — Certo: um governo.
      _ Quern governa actualrnente o Brasil, Pedro.
      — - Muito bem: e o Ex."0 Sr. Dr. Arthur Bernardes. Elle

 e entao o. . .                           r>   i r
      _ Exactarnente: e o presidente da Republica.
      — Antes, porem, de ser repuhlica, o Brasil foi. . . quern

 sabe?
      _    •? _ .
      — Ora, voces ja deviam sal)er isso, pois ja Hies t-nsinei eni

 aulas de Historia. . .
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     — Ah!... lernbrou-se agora, Luiz? Muito bern: foi mo-
narchia. . . De modo que voces conhecem duas forrnas de go-
verno, que sao. . . fale voce agora, Mario.

     — Perfeitarnente; republica e monarchia.
     — Qual a differenga que ha entre uma e outra forma?

Quern quer dizer?
     _ 9
     — Ninguem? Prestern rnuita attengao. A rnonarchia e a

forma de governo em que o soberano (rei ou imperador) e vi-
talicio e hereditario, isto e, exerce o cargo ernquanto vive, trans-
mittindo-o, alem disso, aos seus descendentes. A republica e, ao
contrario da monarchia, a forma de governo em que o chefe da
nagao (presidente da republica) e eleito pelo povo para servir
apenas durante deterrninado prazo.

     Na proxirna ligao continuarernos este estudo.

                        OEOMETRIA

     COMPARACAO ENTRE OS VOLUMES DO CONE,

             DO CYLINDRO E DA ESPHERA

                Todo o exercicio de investigacao e de esforco
            pessoal, alem do grande valor educative que encerra,
            serve ainda para fixar na mente o que se aprendeu.

     {Sobre a mesa um funil, uma esphera e um cviindro ocos,
e uma. medida de litro.)

     Alumno. — Parece que vamos brincar de venda. Estou
vendo, ali na mesa, uma medida.

     Professor. — Que formas tern esses objectos?
     A.— (Mostrando.) Este tern a forma conica, e urn cone;

este tern a forma espherica, e urna esphera; e este tern a forma
cylindrica, e um cylindro.
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]\ - - Cumo sa« a~ siias liases?
.-?.   - Essc i-oii,- t- (-s^c cviindri) (•"•in bases f^uacs.
A. -- A esplx-i-a uao ir'm l»asc.
A. -  Mas l>'m diasui-tro <^rual ao da' basrs do- outi-o' <ioi-

]\ _- K a ailura?

        f.    0' Ire- olijrclo.- li"'m a inr-ma altura.

       P. - iDaudo an aliimno uma mcdida d<' uni litro;) Aqui

f-.la. Carlos. iinia mrdid;i. !)•• ipianio «'• r'll.i'^

       .)'. -— K' dc 11111 lilro.

        j\   . ['ijiilo sc^urara r-si". oliji'rlo- pcios calio'. ciinjuailio

\;i,'i'- o- (•iirlii-i-a dc .i.^ii.i. rom ••s!r lilro. r iix'dii-a <iuaiil.> ieva

i.ii'.i ;!PI. i'^ir;! o iiir-ino rum a i^|)ln'ra. <|IK' f o<'a.

        A. -   \r~ia priuifii'.i itK'did.i. dr lor'na roun-a. no rone.

 ,•,',;;!'!• ••cr[i!il!i) niii li'ro.

        j> ..   S-'~ri'i'\;l tin i|ll;ld!-o-ll>'};ro. Mlirllo.

         f      ^ K.-rr<'\^. ) ('."nr       I !il'11-

         [      \ t-',]n'!iril(in :• r-illlrl',1. I ^'.•i'l I irl'.llll '/"/.' Il!r<f^.

         f.     I !-'.-rrr\r. I i'.^liSir! •I      -' I ill'i1-.

         (_     ^i-r.i i[ii;' i!ii (•\!indro ;';dif 111,11- ,ii:.<l;i.' ^.iii .';•'•' '•.itro'

 r;'riljl!|i r.

         ,'.      i l\-,Tr'.r. ) <'. 'i iiliiSni      ,1 III I 11-..

        /'_      \ a^||,| i]|l,. .•lirhrll n I'iHli . .1 r--5.-!n'!-;l «• 'i r\l!ll'n'".

 ,,;;,. ii,ir]i. drilr- ]"'r|lj)i;i|'/ < )r!-l][io]! ;1 -.ilpi-rl ]rlr •'

         (.      \.|i>. -ri]]l,.r.  \ -lirrrlirir .'• .1 |),n--' '.1.- '•''r,i. A .\W-^

 : \t •i !l I ti >{ 1 [ nj 11 .) ! 11111)' I o [',

        /'.     Sl rll; \f/. dr a^l!.l. lli'i- ti\r~-clllo- rmiirf<,:,n'i< i rf-a

  ,)cr],'rd;i. '|l!;lll(l>i r~ta ,"lr];l-~r o i]lH' Irri.l'ilo-y

          /.     thiii'o ruilr. iilltl'J r.-.jlilfra. r ollll'r <'\l"!u)'".

         /'.      T<-i'ial!lo~ o I'Dl-ilo lodn. lodd i> -'•I! liliil'ltr.

         i.ii^o. .i .1^11-1 orrlljij :1 |iartr i •i i)Ti ••-) n i)liir!l!i' a" «pl^ .'
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      4 — Ao volume de cada rnedida, de cada solido.

     P.'-Pela agua que encerra o cone e a esphera, como po-

derernos considerar os seus volumes?
      .f - 0 volume do conr e a rnetade do volurne da esphera.

     P'— Muito bem! E que parle e do cvlindro?

      A. — I'm .-> a 3." parle (1.- 3.0 volume do cone e a lerga

parte do volume do cylmdro.

      p. — Mas, porquc sera isso?

      A -- ("'')
      P.'—Diga-rne urna coisa: esle con.- e este cylindro nao tern

 a nwsnia base e a mesma altura?
     " 4 --. All'     Ja sci. 0 velum.- do .•one e a terga parte do

 volume .lum .•vlindro. .)..<- t.nha . mesma has. . a m.sa al-

 tura.                                           .,
      P. — E quo ()arle do ••ylindro .'• a esphera.

       A    __  / ') \

      p'_. A'.,pi,..,-a l.'m 2 3 do rvlindro e o dobro do cone.

 Vamos vrrifirar. DesiK-je a asua .• cnxugue bern as vasilhas.

       A.- Promplo. Estao l)em ciixutinlias.

       P. .  i'oiilia a espliera ufinro do cylindro.

       4 —Quasi •)IK- nao (.•oubr1.
       P. -.- Qu.; ]>arl.' do cvlindro e'la occupada pela esphera.

       4_ -_. Ooi- |e'i'(,;(»s do fylindro.

       /••.    Qiir parte esta \asia?

        I - - I: m l.'n'o esta vasio.
       P.    Qiianlo'd.' :in-i;i I.o'l'' ^••(' ^o<-•fn• aindu sll) ^im'

  dro?                                        ,       ,
        .j   . Vi-ii- um lilro.  Cal«-m ."> litro- ;H> ^"o: a espliera

  o....upa"o So^r. o rolum- (!•• 2 lilms: amda r.sia ^asio 1 Htro.

       P.    r:,,..l,a-n Pl.tao d^ ^ia. Cuidado para na.) deixar

  .-inrar ar<'i;i IKI fsplicr;'.

        -( - Coulx' cfi-tiulio.
        p'    \o i,,.,o .'• a nu'sma c'oi.;i. Si. df uni rylindro de ierrn

  uuc ]x-sa 9 kilos, lirarmo. um ••one dc f?ual base e rpual altura-

  quaiilo wsara o cone. <' »juanlo sobrara dc ifrro?

        /I. -^ 0 rmi.' Dfsara a ;k" purle dos 9 kilos, do pt-o todo,

   ;>to i'-. 3 /;f7o.s. 0 i'f'1" <lo 1'frro pi-sara 6 A-f'/o.s-
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     p. _ Muito hern!. . . Que forma lern urn queijo de Minas,

Raul?
     A.—E' urn cylindro.
     A. — Mas urn cylindro de pouca altura.

     ip — Si nos cortarmos todo o queijo ern rodelas, pela l)ase,

o queijo ficara reduzido a que?
     A. — A uma porgao de rodelas, uma. porgao de circulos.

     P. — E para terrnos o queijo de novo, ern lodo o sen ta-
manho, todo o seu volume, o que precisarnos fazer?

      A. — Reunir de novo, as rodelas, ps circulos.

     P. — Ate cornpletar o que?
      A. — A altura do queijo.
     p.—Logo: o volume do queijo, o volume do cylindro, e

 formado da rodela da base, do circulo que forma a base; rnul-

 liplicado pelo que?
      .4.—Pela altura?
      P,—Exactamente: o volume de qualquer cylindro e egual

 ao circulo da base multiplicado pela altizra.
      ^.—(Escreve.)V.cy.== n R2 X A.
      P.—Venha, Jorge. resolver urn problema.
      Quantos litres de gazolina cabem nurn deposito cylindnco

 de 6."' de allura, sahendo-se que a base tern o diarnetro de

 2 m?
      A. — V. cy. = ^ R2 X A

            V. cy. = 3,14 X I"2 X 6"'
            V. cy. = 18"13 840.

      Cabern 18"13 840. (Dezoito metros cuhicos e 840 decirne-

 Iros cubicos.)
      P. — Quantos litres sao?
      A. — Cada decimetre (•iibk-o e urn litre, nao e? Entae, sao

 ] 8.840 litros de gazolina.
      {Muitos exercicios deverao ser dados.)
      P. — Arnanha farernos problernas corn o cone e a esphera.
      {Conhecido o volume do cylindro. o professor giiiard a

 classe ao volume do cone e da esph-era, prevalecendo-sc dos co-

 nhecimentos ohtidos pela comparaciio dos volumes entre si.)



               ^~\       .
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                  H1STORIA DO BRASIL

           A PROCLAMAQAO DA REPUBLICA

                Ensinae as criangas brasileiras a Historw-patriff,
           de modo que ellas aprendam a conhecer e aynar o
           seu pais e procurem imitar os feitos valorosos dos
           grandes vidtos do Brasil.

     — Vejarnos quern de voces me responde a seguinte per-
gunta: Qual e a forma de governo que existe em nossa patria?

     — Muito bem, Raul! Bern se ve que voce prestou attengao
a aula passada. Justamente: e a forma republicana federativa.
Antes, porern, de ser republica, o nosso Brasil foi uma. . . fale

voce, Mario.
     — Bravo, Mario! Foi rnonarchia...  Olhern para este

quadro. Leia o nome dos grandes hornens que aqui estao repre-

sentados, Euzebio.
     _ Perfeitarnente: o marechal Deodoro da Fonseca, o rnare-

chal Floriano Peixoto, Benjamin Constant, Quintino Bocayuva,
Aristides Lobo e Ruy Barbosa. Esses foram os principaes chefes
do rnovimento que derrubou o irnperio e implantou a Republica

nesta grande terra.
     Agora, ougam todos, corn muita attengao, a historia resu-

 rnida da proclarnagao da Republica brasileira:
     0 marechal Deodoro a frente de parte da guarnigao revol-

 tada apresentou-se, na rnanha de 15 de novernbro de 1889, na
 Praga da Acclarnagao (hoje Praga da Republica) e collocou-se
 deante do Quartel General do Exercito, onde se achava reunido
 o ministerio presidido pelo Visconde de Ouro Preto. Vejam aqui
 o retrato do Visconde. Entrando no quartel, o rnarechal expoz ao
 rninisterio as causas da revolugao e depois postou-se a frente
 da forga que commandava, proclamando a Republica, que foi
 saudada por urna salva de 21 tiros. Em seguida, organizou-se
 um governo provisorio que teve por chefe. . . quern foi mesmo
 o primeiro presidente da Republica? Lernbra-se, Alcides?

      — Sim. Foi o rnarechal Deodoro da Fonseca.
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     - E o imperador, foi prc'so, proiessor:'
     _ Nao: D. Pedro 11, avisado pelo telegrapho. parliii de

Petropolis. e cliegando ao Rio dc Janeiro. a unia liora da tarde.

ja t'ncoilU'ou a revolucao triurnphante.
     - - E houve lutas, profcssory
     - - Ahsolutarnenie, nao. Felizmciilc a Republi^i »'ni nussa

patria foi proclamada sfin se verter uma so pota d(- sangiif.
     - E o tine aconteceu ao imperador?
     - . Mo dia 16 dc novernliro dc 1889, •> ^uver-io provisorin

mandou dois emissarios cnlrcgar a D. Pcdro II uma iiH-nsageni
determinando a sua ri.'t'rada do pai/.. no |)i-a/o de 24 horas, e of-
fererendo-llie a qiiaulia dc f.'iin'u mil conlo.s para as despesas dc
sen eslak-lecimenio no rslranu,ciro. D. Pcdi-o. calmo. rfsia;nadi>.
respondeu quf partiria no did st^iiiiilr para ci Euroj)a. coni
loda a sua lamilia. nias (JIK- rrcusava o' lavorcs jjeruiiiarios.
De farlti. partlii no dia 17 dc iiovfin!»ro dr 1889. as 3 liora1- da

niadrupada.
     Foi a.'sini. incus meiiino-. ijiir 'r [.»rorlaiuoii a Krpiibhi.-a in.»

 Brasil. ncsif Bra'i] (jiir S). I'rdi-'i lanlii amnii r .jiif •'- a nossa

i.;ra)id^ pa.ii'ia.

..•^.^.v^..- .>.,.•.,>..>...',.;,.^ ,>....».,.-..>. ,»,1-.•-;.....;-.•..• .-•>-- .-•....-.•..•.-^. ... ..-.,..-.... .>.--.:-'•«•>••

 ^        0 e^t-inpio e u ]»r;iti<-a ?.a<» iiuu?> 'eft'sra^-p?.    ^

 •^   .que o piwcito f a tli^oriu.                             1

^X^^^K^'^S*-'*^^^-^"^*^^^.^-'*^*:1-^''*/o."^^*'-0-»-*^0' ^-'•.-. *-< fl-.-.-...v..^.-.; «- .- t/ »^»- . - 6, •«>>-»^«>^



     OB ]6go,s coin Kaquinlios san de grande vantagem, especialmente

onde hoover falta de material, pois os saquinhos s5.o de. facil confecfiao.

Podem perfeitamente, eni muitos jogos, substituh- as bolas. A
variedacia ns feitio, cor etc., eoutribuirf para tornar o jogo mais

atta-aente. Poderao ser feitos de fazendas de cores vivas, uma
cor para cada. partido, podendo ser circulares, com orilicios no
centrn o que facilitarS, manejal-os: rectangulares etc.; devem porfm

ser. sempre, de material resistente, e nao muito cheios de feijao,

cafe on areiti.

               I. _ J6GOS COM SAQUINHOS

     Egualmente divididas ern duas filas, collocarn-se as crian-
cas. Em frente de cada fila acham-se amontoados uns dez

saquinhos.
     A um dado signal, a I." crianca de cada fila ergue um sa-

quinho e passa-o por cima da cabega a 2/1, que o passa a 3." e
assim, succe&sivarnente, o saquinho vae passarido ate ao firn da
fila. Repete-se o mesmo corn os outros saquinhos.

     A' medida que o ultimo da fila, vae recebendo os saccos,
amontoa-os a'traz de si. Somente o 1.° sacco deve tocar no chao.
Os outros devem ser collocados uns sobre os outros. ,

     Vence a fila que primeiro amontoar bem todos os saccos.
     No jogo seguinte, os ultimos das filas passam os saccos a

frente, devendo os primeiros das filas arnontoal-os.
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                   H. — EQUILIBRISTAS
     Oito criancas, divididas ern dois partidos, tomarn parte

neste brinquedo.
     Um jogador de cada partido e escolhido como equilibrista.

     Cada equilibrista e o cornpanheiro n." 1 do seu partido,

tornarn logar no goal. Os outros dois collocarn-se corn seus sa-

quinhos nas parados 2 e 3.

     A urn dado signal, os jogadores de n." .1 collocam saquinhos
nas cabegas dos seus equilibristas. Estes saern correndo ern di-
recgao as 2.:>s parados, onde os nurneros dois de cada team, irao
ao seu encontro coUocando-lhes saquinhos nas palrnas das rnaos
direitas. Nas 3.as paradas, cada urn recebera do cornpanheiro n."

3 urn saquinho na rnao esquerda.
     Equilibrando os tres saccos, devern seguir ale chegar ao

goal opposto, tocal-o e voltar as 3." paradas, onde Ihes serao re-
tirados os saccos das rnaos esquerdas. Voltando as 2.a'• paradas
Ihes serao retirados os saccos collocados nas rnaos direltas. Vol

tarao depoi? ao sen goal a retiral-os das cabegas.
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     Sera vencedor o equilibrista a quern primeiramente o oom-
panheiro de goal retirar o saquinho da cabega.

     Si algum equilibrista deixar cair o saquinho, precisa voltar
a recebel-o do jogador que o collocou e ir novamente ao goal.

     Este jogo proporciona divertimento, tanto a quern toma

parte corn a quern assiste.

                        HI. — CESTA

     Dez ou mais criangas podem brincar. Dois capitaes esco-
Ihern os rnernbros dos sens partidos.

     Os jogadores fazern urna grande roda, sendo a metade
direita formada por urn partido, e a rnetade esquerda, por outro.
Os dois capitaes ficarn lado a lado.

     Urna cesta para papeis e collocada no rneio da roda. Cada
team tern urn saquinho. 0 professor servira de juiz, junto a cesta.

     Os jogadores, alternadamente, um de cada team, come-
gando pelos capitaes, experirnentarao fazer entrar os saquinhos

na cesta.
     0 juiz vera que cada urn jogue por sua vez e fara voltar

os saquinhos aos jogadores.

     Cada vez que urn capitdo acertar, marcara 2 pantos para
o seu partido; qualquer outro jogador marcara 1 ponto. 0 joga-
dor que fizer ponto, tera direito a jogar novamente.

                    IV. — OBSTACULO

     As criangas formarn roda, corn os pes separados. Cada uma
tern no chao, entre os pes, em pe, sem tocal-o, urn saquinho.

     Uma das criangas fica no meio da roda. Podera estar sen-
tada ou de pe e de posse de um sacco um pouco maior e mais
cheio, corn o qual procura derrubar os dos cornpanheiros da
roda. Aquelle cujo sacco for derubado, passara ao centro.
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                          V.    71G-/AC

      Divde-sc a rias^ cm /fums. Cada /(W«. sera por -ua vez
d-vididu em 2 fik-iras <^u.i<-s. .jiic fi^nn l"a.-<' a la.'<-. a iins dois

nu-tros iiiais on mrii<i- dc disi.uicia. (;:idn /(•»;» tcra um sa-

quinho. ,• um (,•?/«/,/<> on '•li<-!'- (^f <i>ic Cicara numa del ponla-

pi-itre as lik-iras.
      0 dia?-'ramin;t jt.iito >'oiisidrra o tcnni >'om 7 i!ii.'iiil)i-i)s.

      0 jo?:-,i (.•omecaic'i sfinprc i>'>r um dos jo^adcrf- niciis alas-

 t;idos d(.) c(ii»it(io.

     ,CV,
     H.'1.    rf*V

   ."

1 ^'- ------- ",-.43^.- - -.--»-- -^^

G' - " " (—••"^ '" •- E-
^--- ---.--.-- ^..^-5--.. •-.-.^- —---.. ^S

3---.--'. . - - . - - - .6' -------- -'-'-.^6

    F^::/^'i/;. 2

      0 n.' (». ;)i,'r rxftitpio. (i^. 1 i iic po-,-c do sa<;i!itiho, jou:a-i;

<io ii." '•>'.   K-'ic nvcbi'nd'.i-o. ti\il;i iinitu'diatanientc df j)assal-o

ao ii." 5. "lii- por sua u'/ 11 pa-sai;' ao n." 2, fsl<' ao 11. 1 <• ''ste

a» n." i- qii.e >i iia--ir.'i :io <•" {iHila.   i^'tr pa.-—a!-n-..'t -(•mps'r -n>

nicxittti jo^iidor dr ijiicm o r,'(fl)»'!i.

       () ii," I. ao fcrrlx-r do (•;.' /'//;''<.' o sBijll illito, co;TC roiP. rile

a orciijKii- o S.o.'-.ir <!<' n." ^ ^'i^ 2-> (1 "-" :> l^ss.ini |»^r.' '» I0?-"'

do 2 e o 2, para o lo^ar do S. 0 n." I jo^ara !(».^» .i-> n." 0: (•> a"

2 2 au .">. 3 ;«> 3- ^ ao !, 1- ao i-ii.j/iluo.  llccci>en(lo do cupttuo

 o saquinlio., o ii." I- sair.'i (•<>rr»-ndo a occiijiar o lo^ar do n." 6.

 Os niimerns .') (- 4 <-in.-^arao mais para perlo do capil.do (.•Ic.

       Vencfi-a <» lecmi (jiir priniciro liver lodos os s^us mcinbros

 de novo nas posicdes iniciae^.
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               VI. — DE PONTA A PONTA

     Qualquer numero de alumnos podera tomar parte. Os
teams, que deverao constar de numero par de alumnos, ali-
nham-se face a face, em duas fileiras, a uma distancia de 6
rnetros. Os jogadores deverao conservar entre si, hombro a hom-
bro,'uma boa distancia.

cEJH

      A um dado signal, A atravessa correndo rnetade da distan-
 cia que o separa de J e dahi joga o saquinho a J. Este passa-o
 a I, .e I a H etc., ate chegar a F, no fim da linha. F, ultimo desta

^Jinha, atraves'sa metade do espago- que o separa de E, e dahi
 joga o saquinho a E. Quando E pegar o saquinho, todos mudarao
 de logar, rodando a esquerda. 0 saquinho passara logo de E a
 D etc., fazendo B a mesma coisa que A fez, isto e, correr ate ao
 meio das fileiras e jogar o saquinho a A.

      Assim continuara o brinquedo, ate que todos tenharn vol-
 tado a posigao que occupavam no comego do jogo.

                  VII. — LEVAR E TRAZER

     Um circulo de metro e meio de diametro, mais ou menos, e
tragado na frente de cada uma das filas que constituem os teams.
Cada jogador tera urn saquinho. A um dado signal, os primeiros
alumnos de cada fila adeantam-se, depositam o saquinho no seu

.^•i
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circulo e voltarn ao seu logar na fila. Quando o prirneiro voltar,

o n ° 2 corre a depositar o sacco e volta. Continua assirn, ate que
todos os saccos da fila estejam no cLrculo. Sae entao o prnneiro
para retirar o sacco, e ao voltar toca no segundo, que vae buscar
o seu, e successivarnente, ate que todos tenharn retirado um sacco.
A fila que prirneiro desoccupar o circulo, sera a vencedora.

               VIII. — ATRAVESSAR 0 ARCO

      Os jogadores/alinham-se ao longo e em frente duma linha
 sobre a qual, a um dado signal, e rolado urn arco de barril. Cada
 jogador, de posse durn saquinho, experirnenta fazel-o atravessar
 o arco no rnornento em que elle passar a sua frente. Cada sacco
 que atravessar o arco marcara um ponto; quando derrubar o
 arco sem atravessal-o, marcara um ponto contra o jogador, ou

 team , si o jogo for entre teams.
      Este jogo requer muita attengao por parte do juiz.

                        IX. — POR CIMA

      Os jogadores alinharn-se, ern duas filas, corn urn capitdo a
  frente de cada fila. Cada capitao, usando as duas maos, passa.,
  por cirna da cabega, um saquinho as rnaos do vizinho immedia-
  tamente atraz. Este, passa-o ao seguinte, e assirn successiva-
  rnente, ate chegar ao ultimo, que corre corn o sacco ao capitdo.

       Vence a fila cujo ultimo jogador chegar primeiro corn o

  sacco ao capitao.

   Necessario e nao perder de vista o objecto|
de cada estudo, para que o fim nao seja sacrifi-j

cado pelos meios.;



                PEDOLOQIA

        A EVOLU^AO PSYCHICA DA CRIAN^A

                                  (H. BOUQUET.— Trad.)

                           0 MEDO

                         (Continuacdo)

     Este estudo pode parecer um pouco fora do nosso assumpto
pelo caracter de anormalidade pathologica, que o faz afastar-se
dos rnoldes deste capitulo.

     0 medo pode parecer a urn observador superficial urn sen-
tirnento frequente na crianga. Em nossa opiniao, nao e isso. Em
todo o caso, pode-se adeantar que os moveis do medo differem
entre a crianga e o'adulto, e que esta so manifesta esse sentimento
num periodo ja avangado de desenvolvimento intellectual. Ate
ahi, as unicas coisas que podem suscitar o medo na crianga, sao
as impressoes extremamente bruscas, vivas e desagradaveis, taes
corno urn ruido violento ou a apparigao subita durn objecto

desgracioso.
     E' preciso, em sumrna, o caracter de surpresa que, alern

disso, mais tarde, agira ainda violenlamente na genese do mesmo
sentimento. Quanto ao rnedo da escuridao, a crianga nao o tern, e
corno prova, ja assignalarnos que ella abre corn rnais satisfagao
os olhos ao declinar do dia, ao escurecer. Corn rnais forte razao, a
crianga nao tern rnedo das coisas ou dos seres perigosos, porque
nao conhece o perigo. E por isso poder-se-ia comparal-a a certos
anirnaes que nao temem o homem, como os pinguins dos desertos
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polares, porque nao aprenderarn a conhecel-o e por elle se
deixarn exterminar, tratando de fugir so tardiamente. Conheci
uma menina que enchia as maos de moscardos e aranhas e os
levava triumphalmente a sua mae, sern irnaginar o perigo que
corria e sem o menor medo. Do mesmo rnodo, a crianca que co-
rnega a andar e que ainda nao cahiu, nao teme a queda e suas

consequencias, as vezes dolorosas.

     Do que precede, resulta que o medo e, em realidade, um
sentirnento introduzido pela educagao na psychologia infantil.
A rnelhor prova disto esta no effeito produzido pelas deploraveis
historias de salteadores e de anirnaes ferozes, de genios malfa-
zejos e das fadas fataes, corn que costumarn encher o cerebro das
criangas. A partir do rnornento ern que essas nogoes absurdas

entram no seu pensamento, o medo toma uma parte prepon-
derante na vida intellectual do infante. A escuridao, o silencio
dos bosques, a solidao se povoam para elle durna mullidao de

fantasrnas, de genios maos destinados a fazer rnal aos seres

fracos, e dahi o rnedo corn seu cortejo de impressoes nervosas,
violentas, que muitas vezes deixarn urn trago indelevel nesse ce-
rebro tao maleavel e dao origern a urn estado nervoso que
podera rnais tarde, tomar um caracter serio. Quando a crianga
 tiver soffrido urna queda, quando for picada ou mordida por

 um insecto, ou outro animal, ella conhecera o medo desses acci-
 dentes ou desses animaes, porque tera sentido os seus dolorosos
 effeitos. Poder-se-iarn multiplicar facilmente estes exemplos.

      A este rapido estudo do rnedo infantil liga-se egualrnente

 a questao do pesadelo. Aqui, ainda nos achamos na presenga
 duma acquisigao devida a faltas de educagao intellectual juntas
 muitas vezes a faltas na hygiene alimentar. E', corn effeito, de
 notoriedade absoluta que a alimentagao defeituosa e a grande

 causa dos terrores nocturnes da crianga. Trata-se, na mor parte
 dos casos, duma nutrigao mui copiosa ou mal adaptada as ne-
 cessidades do individuo. Assim e que, si a superabundancia de
 alimentos e uma causa inegavel de pesadelos e terrores, tambem
 o e a introducgao precoce do alcool na alimentagao da crianca,
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LICOES DE COISAS

                   0 C1NEMATOGRAPHO

     _ Ha poucos dias, quando aqui estudarnos a vista, o Mano
affirmou que seus olhos nao o enganavam. Voce continua a

pensar assim, Mario?
     — Bern; esta no direito de assim pensar. Mas, si eu Ihe

disser que ate no cinema os olhos nos enganam?
     — E' sim, possivel. Vejamos como: Em primeiro logar, o

que e precise para haver fitas? Que andarn fazendo certos
homens, corn uns apparelhos que parecem rnachinas photogra-

phicas?
     — Justarnente: aquellas rnachinas, que se veem nas chega-

das dos trens, nos desfiles de tropas, nas partidas disputadas

 dalgum jogo etc., etc.
     — Tiram retratos, disse voce. Photographias instantaneas,

 umas apos outras, sao tiradas corn intervallo de 1 /2 on 1 5 de

 urn segundo.
      Que faz o photographo, depois que tira uma photographia?
      — Bern, o photographo cinematographico faz o mesmo,

 corn a differenga que imprime o seu negative ern fitas de cellu-

 loide. Cornpreenderarn?
      — Muito bern! Vejo que ja sabern o que sao as fitas.
      Tiradas as photographias, ern fitas, tralernos de expol-as ao

 publico.
      — Sim, passal-as, e o terrno mais usado.
      _ Ja vou Ihe explicar o que deseja, Paulo. A operagao

 consiste em fazer deslizar a'fita entre o condensador e a objectiva

 de um apparelho especial de projecgao.
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     — E' isso mesmo, Alvaro: o apparelho e uma especie de
lanterna magica na frente da qual passam as fitas corn a mesma
velocidade corn que as photographias foram tiradas.

     — Paulo tern urna porgao de fitas no bolso. Que bom!
     — Traga-as aqui a f rente; vamos examinal-as.
     — Ah!. . . foi um amigo de seu pae que Ih'as deu. . .

Vejam&s o que voce ve, aqui neste pedacinho.
     — Um cavallo a galope, diz voce. E neste pedacinho se-

guinte, uma porteira. Aqui estao separadas as duas figuras, mas
si nos as vissemos na tela, no cinema, veriamos o cavallo pu-
lando a cerca.

     — Voce nao entende como e? Pois, escute.
     A passagem duma photographia a outra, e dissimulada por

rneio dum obturador autonatico.
     — Nao sabe o que e? Esse obturador e urna pega que in-

tercepta a luz entre as photographias.
     — Corno e que este interceptor nao produz descontinuidade

entre as passagens das projecgoes sobre a tela? Ah! ahi e que
esta corno os nossos olhos nos enganam! Elles retem a imagem de
cada photographia isolada o tempo sufficiente para juntal-a a
da photographia seguinte que apparece.

     — Entende agora? Pois, muito bem. E' assim que
temos a impressao continua das irnagens consecutivarnente pro-
jectadas.

     — Justarnente: tudo tao rninucioso e continuado que parece
irnpossivel que sejarn phofcographias isoladas!

     — Bern disse Alvaro. Quanta coisa bonita podernos ver no
 cinema! Nao so bonita, rnas maravilhosa e util. Grandes servigos
 tern preslado a arte cinernatographica a humanidade, especial-
 rnente no sentido educative, rnas infelizrnente, devido a abusos,
 tern introduzido e ensinado rnuita coisa perniciosa!
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                      LOCOMOT1VAS

     Professor. — Entao, corno passaram o feriado de hontem?
     Alumno. — Hontem eu fui a Santos corn o papae.
     P. — Forarn e voltararn hontern mesmo?
     A. — Sim, senhor. Fomos no trern que sae da Estagao da

Luz as 6 horas, e voltamos a noite.
     P. — Veern voces todos como podemos viajar rapida-

rnente,hoje em dia?

     A. — E corn todo o conforto!
     A. — As vezes, vamos de automovel.
     A.—Tambem de aeroplane pode-se viajar, nao e mesmo?
     P. — Sim. Antigamente precisariamos viajar a cavallo, ou

de carro. . .

     A. — Ou a pe.
     A.—Uma grande invengao, a locomotiva!
     A. — Quern a teria inventado?
     P. — Devernos a Jorge Stephenson essa invengao. Em

27 de setembro de 1825, na Inglaterra, fez Stephenson correr a
primeira locomotiva.

     A. — As pessoas que a virarn trabalhar pela primeira vez
deviam ter ficado muito admiradas.

     P. — Stephenson teve muitos inimigos, principalmente
quando construiu e inaugurou, em 1830, a prirneira estrada para
uso publico.

     A. — E corno nao havia elle de ter ficado radiante corn a sua
victoria!

     A. — E no Brasil, quando foi que tivemos a primeira estra-
da de ferro?

     P. — Fomos, na America do Sul, o primeiro paiz a conhecer
a locornotiva e a estrada de ferro.

     A. — Qual foi essa estrada? Onde era, professor?
     P. — Foi urna estrada ligando o Rio de Janeiro a Petro-

 polis.
     A. — E quando foi inaugurada?
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     p. — Foi creada pelo Visconde de Maua, e aberta ao tra-
fego em abril de 1854.

     A. — Mas, o que e que faz andar a locomotiva?
     A. — 0 vapor d'agua na caldeira, nao e?
     p. — E', sim. 0 poder desse vapor d'agua e um exempio

vivo de que "a uniao faz a forga."
     A. — Como?
     p. — Esse poder do vapor, que movimenta grandes navios

atraves dos mares, parte enormes blocos de pedra. . .
     A.—Move as locomotivas.
     P. — Esse poder e devido a reuniao de pequenissimas um-

 dades de forgas.
     Em que estado se acha a agua quando tern esse poder?

 Quern e capaz de me dizer?
      A. — Eu digo, professor: acha-se no estado gazoso.
     P.—Justamente: 0 vapor, como sabem, tern o poder de

 expandir-se.
      A. — E' esse poder de expandir-se que faz o trabalho.
     P. — 0 poder desse gaz e devido a pequeninas moleculas

 de que e formado. Cada uma dessas moleculas precipita-se em
 direcgoes differentes.                   ;

      A. — Procuram escapar.
     P. — Exactamente; e assim fazendo, batem-se contra as pa-

 redes do vaso que procura prendel-as. Vejam, aqui nesta figura,
 uma locomotiva. Aqui esta a caldeira onde se forma o vapor
 d'agua.

      A. —E' ahi que as moleculas se batem, nas paredes da
 caldeira?

      P. — Sim. Vejamos uma coisa: uma so molecula tera muita
 forga?

      A. — Acho que nao tern.
      P. — Nao tern, mas como ha bilhoes dellas esparsas nesse

 gaz, ellas conseguem o trabalho todo.
     ipor isso que eu di&se que ellas justificam o ditado: "a

 uniao faz a forga."
      A. — Conseguem fazer andar a locomotiva e os navios.
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     P. — Fazem pressao contra o pistdo que impulsiona as
rodas. Olhem o pistao, de que estou falando.

     A.—E nao ha perigo de fazerem pressao de mais?
     p, —i Ha, sim, mas por isso mesmo todas as caldeiras ou

geradores de vapor sao providas de manomelros.
     A. — Que faz o manometro?
     P. — Indica a pressao do vapor.
     A. — Que mais tern as caldeiras?
     P. — Um tubo de vidro chamado indicador, que mostra o

nivel da agua.
     A. — Para se saber quanta agua ainda ha na caldeira.
     P. — Ainda ha valvulas de seguranca, que permittein o esca-

pamento do vapor quando a pressao e demasiada, e uma bomba
 de alimentacdo, que introduz agua na caldeira.

     A.—A' medida que a agua da caldeira vae se vapori-

 zando, nao e?
     P. — Justamente.
     A. — As locomotivas de hoje sao bem differentes da de

 Stephenson!
     p.—Sim, um seculo fez bastante differenga na manu-

 factura e forma das locomotivas.

                      AS TROMBAS
    — Vejam que linda gravura! Que representa ella?
    — Exactamente: essa gravura nos mostra uma enchente.
     Voces ja viram uma enchente? Quando um rio se enche

muito, que acontece, Pedro?
     — Muito bem. As aguas saem de seu leito e alagam os

terrenos marginaes, como voces estao vendo na figura. . . E o
que mais fazem as aguas duma enchente?

     — Exactamente, como diz voce, Julio. Den-uham, em sua
passagem, casas, arvores, arrastam pontes etc. . . E voce, An-

tonio, que me diz da enchente?
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     — Sim: as enchentes destroem, oom a impetuosidade de
suas vagas, tudo quanto se oppoe a sua marcha devastadora. . .
Voces ja ouviram falar em resaca? Quern souber o que e resaca
pode falar. Voce, Alexandre, vae dizer.

     — Perfeitamente. Entao, quando ha resaca, as ondas do
mar atiram-se furiosamente para o lado das praias e destroem
tudo quanto encontram; ate as muralhas de pedras sao por ellas
destruidas. No Rio de Janeiro tern havido grandes resacas que
tern causado colossaes prejuizos, destruindo muralhas, com-
bustores da illuminagao publica, arvores, jardins etc., que em-
bellezam a majestosa Avenida Beira-Mar. Assim como ha tur-
bilhoes de agua que tudo destroem, ha tambem na atmosphera
turbilhoes animados durna grande velocidade de rotagao. Taes
phenomenos tomam diversos nomes, conforme as dimensoes do
turbilhao e a intensidade dos effeitos que este pode produzir.
Hoje vamos tratar durn desses turbilhoes, que recebe o norne de
tromba. Voce ja ouviu falar em tromba, Auirelio?

     — Nao e isso; prestern rnuita attengao. Voce ja viu urna
tromba de elephante, Jose?

     — Muito bem. Que forma tern ella?
     — Exactamente. Tern a forma conica ou de um cone. Pois

as trombas que se formam na atmosphera, sao columnas d'agua
em forma dum cone, agitadas por ventos e girando rapida-
rnente sobre si mesmas, que descem das nuvens, a'longam-se ate
chegarern a superfi'cie da terra ou do mar. Vejarn aqui, neste
quadro, uma tromba.

     Esta columna que voces estao vendo aqui, e animada dum
movirnento de rotagao que ella faz em torno dum eixo e
tambem dum movimento de translagao que a faz percorrer

alguns kilometres.
     — As trombas tambem causam estragos sobre a terra,

professor?
     — Tanto estrago quanto as aguas do mar ou dos rios,

quando ha resacas, ou enchentes. A sua duragao e curta, mas as
trombas tern tal violencia, que arrancam arvores, destroem casas,
viram embarcagoes etc.

     — No mar tambem ha trombas, professor?
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     — Ha aim, meu pequeno. Assim como as nuvens se abaixam
em forma de cone, as aguas do mar tambem se elevam corn a
mesma forma, ate que as duas columnas d'agua se tocam pelos

vertices.
     E' um espectaculo horrivel, mas ao mesmo tempo bellisimo.

0 que estou explicando, voces poderao ver aqui nesta gravura.
De modo que as trombas podem ser. . . como Luiz?

     — Muito bem. Maritimas e terrestres. Ellas sao geralmente
acompanhadas de saraiva, chuva, raios, relampagos, produzindo
um ruido semelhante ao dum pesado carro rodando sobre
cascalhos.

     — Qual e a causa das trombas, professor?
     — Segundo Kaemtz, ellas sao devidas a ventos oppostos,

que se encontram, ou a um vento forte nas altas regioes da atmo-
sphera. Peltier attribuiu-lhes uma origem electrica.

     — No Brasil tern havido muitas trornbas, professor?
     — Nao; ellas sao raras em nossa patria, mas muito fre-

quentes na America do Norte, onde receberam o nome de tor-
nados. Mas. . . e bastante, ja esta terminada a aula.

     Noutra ligao trataremos doutros phenomenos atmosphe-

ricos.

                         0 PHAROL

     Professw. — Quando estudamos a locomotiva, eu Ihes
disse que haviamos de conhecer outras bonitas invengoes.

     Alumno. — De todas as invengoes do homem, qual e a
que o senhor acha mais importante?

     p, — Sao tantas, e tao uteis, que e difficil saber qual a mais
importante! Uma das mais admiraveis, e a luz, o modo pelo qual
o homem conseguiu desfazer as trevas, illuminar suas casas, suas
cidades etc.          ^

     A. — Como e bonita uma cidade illuminada!
     A. — Como e linda a illuminagao da Bahia Guanabara!
     P. — Mas, ja pensaram voces quao triste e difficil deve ser

 n,
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ao marinheiro viajar a noite, quando a lua nao brilha, nem as

estrellas scintillam?
     A. — Nao ha luzes pelo mar, 'como se ve nas ruas.
     P. — E ha logares muito perigosos no mar, onde os rnan-

nhei'ros bem precisam de luzes.
     A. — Ha grandes pedras no fundo dos mares.
     P. — Rochas e recites occultos embaixo da agua.

     A. — Grandes bancos de areia onde os navios podem en-

calhar.
     P. — Para guardar os navios desses perigos, inventou o ho-

mem o pharol. Vejam, neste quadro, a figura dum pharol.
     A. —Quern inventou o pharol? Que bella torre corn esse

foco de luz bem no alto!. . .

     A.—Devia ter sido algurn marinheiro o inventor;
     p, — 0 primeiro pharol construido foi o de Pharos, em

Alexandria.
     A. — Todos os pharoes serao assim como esse da gravura?

     P. — A maior parte dos pharoes tern lanternas ou luzes, mas
ha pharoes munidos de poderosos apitos, ou buzinas.

      A. — Para que?
     p — Nada ha que os marinheiros temam tanto corno o ne-

voeiro. E logares ha onde elle e muitissirno intenso.

      A.—Ah!. . . ja set: nesses logares, os pharoes luminosos
de nada valeriam. E' preciso, entao, empregar as buzinas.

     p — gim, e algumas dessas buzinas se fazem ouvir a dis-

tancia de vinte milhas.
      A. — Podem assim saber de longe onde esta o perigo.

      P. — A luz dalguns pharoes e fixa; noutros, gira; outros
 ha em que a luz e intermittente, isto e, accende-se e apaga-se, con-

 tinuamente.
      A. — A luz dos pharoes precisa ser bem forte!

     p. — Na Escocia ha um pharol, cuja luz de 30.000.000 de
 velas pode ser avistada duma montanha a 1.00 milhas de dis-

 tancia.     ,
      A.—Na Escocia precisam mesmo de pharoes poderosos.

      P. — Porque?
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     A. — Porque as costas sao muito irregulares.
     P.—Muito bem! Guardando as Ilhas Britannicas da furia

dos mares que as rodeiam, ha 900 pharoes.
     A. — Ellas precisam mesmo, porque tern tanto literal!
     P. — Nos tambem temos bastante literal, mas nao preci-

samos de tantos pharoes, porque temos costas mais ou menos re-
gulares.

     A.—Deve ser bem difficil construir um pharol!
     P.—Sie!
     A. — Sao construidos em qualquer logar?
     P. — Alguns sao construidos nas costas; outros, no alto mar,

sobre recites isolados; outros ainda sobre bancos de areia.
     A. — Ha de ser mesmo difficil a construcgao dos pharoes!
     iP. — Os homens que edificam os pharoes precisam ser co-

rajosos, habeis e, acima de tudo, constantes e pacientes.
     A. — Porque?
     P.—Si elles pudessem comegal-os e acabal-os, sem inter-

rupgao, como qualquer outro servigo, seria facil!
     A. — E porque nao podem trabalhar continuadamente?
     P. — A furia do mar nao os deixa. Um pharol foi con-

struido, no qual se trabalhou apenas 30 horas por anno.
     A.—Quantos annos nao levou para ser acabado!
     P. — Noutro pharol levaram 4 annos so para perfurar na

rocha viva, 12 buracos nos quaes os alicerces deviam ser implan-
tados.

     A. — Quanto tempo!
     P. — Quanto tempo, quanta paciencia, coragem, dedicagao

e heroismo mesmo, nao representa cada uma dessas sentinellas
mudas que vigiam pela seguranca e bem-estar dos intrepidos ma-
rujos e dos viajantes!
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                  MACHINAS DE COSER

     — Outra gravura, professo'ra! ?
     — Esta representa um objecto, muito conhecido de todas

voces.
     — Justamente: e uma machina de 'costurar.
     — Maria nao gosta de costurar a nao ser na machina.
     — Corn se arranjaria ella, entao, si fosse do tempo

em que nao havia machinas de costura?
     — De certo que nao existiram sempre! Nossos antepassados

usavam espinhos para juntar as folhas, as pelles etc., corn que se
cobriam. Os esquimaos e alguns indios ainda assim procedem

hoje em dia. . . Voce, Julia, me pergunta quern inventou a rna-
china de costura? 0 americano Howe foi o primeiro que leve
a idea de fazer passar, mecanicamente, a linha dum lado a outro

da fazenda, e prendel-a por meio de pontos.
     Homens de diversas nacionalidades trabalharam durante

 um seculo, desde o apparecimento da primeira tentativa meca-
 nica para coser, ate que fosse produzida e posta a venda a

 ma'china de Howe. . .
     — Bern disse voce, Alice: foi mesmo um acontecimento!

 Acontecimento esse que melhor se aprecia sabendo-se as diffi-

 culdades corn que Howe lutou. . .
     — Falta de dinheiro, sim, e toda outra especie de revezes

 e perseguigoes, devidos principalmente a erronea idea de que
 essas machinas iriam tirar o pao de muita gente.

      — Justamenie, Luiza, voce diz bem: nao pensaram nas
 suas enormes vantagens. Maria, entretanto, e boa defensora de

 Howe, nao e?
      Vou agora responder a pergunia de Julia. Sim, as pri-

 meiras machinas eram bem differentes das usadas hoje. Umas
 havia cuja agulha tinha duas pontas e o olho, ou fundo, bem
 no meio. Outras, francezas, eram de madeira.

      — Grosseiras mesmo como eram, foram muito uteis na con-
 fecgao de uniformes para soldados.
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     — Amelia diz (pic sua maciiina ('• Singer. E" uma uas
ma.rcas mais aniigas. Teni o nomc do sen inventor — Isac M.
Singer.

     — Voce nao saSjia qiir Siiii2;ri fi'a noini' de y,enlv, Leonor?!
Pois e. Elle lui o primeiro a iulrodu/ir a inacliina tocada pelus

pes.
     — Sim. li;i niaciiinas (]r roscr locadas a inao, a pu c a

moiur.
     — Voce, aclia Maria, csiils iiilinias as irn^iiores? Niio h.i

duvida que san nmitu boas.
     Desde (! Irnipo dc {lowr al('- os nossos dias, o uso das niaclii-

iias de rostuni leni sc pcucrali/'ado <ip tal forma,quc nao lia ([uasi
fanulia no niiimlo civili/ado. )(or mais ni<idrsla <[IK- seja, tjm'
liau poi-sua rm (k-ssf's iili!issinn>1- ;;;\!'nios.

     Al.tim.tio. — Oiivi ;ili;iicm di/cr: '".Nao posso acrcdilar nos

nieus ollios."

     A. — Eiilao, a ycuk' nao podc'ra acrcditar DOS proprios

oltios? Sera ([lie ei!t's nicnEem?

     Professor.—Muilas ve/rs dies DOS rii^aiiaiii, principal-

iiifnie iios login's tnuilo (jir'nlcs. uos drscrtos.

     Sciiiem o (JIK.' sao dcscrt^s'^

     A. — Sao <-iioriiics cxteiisoes colH'rlas df arcia.

     P. — E como su rliamain as ilhas dc verdura (nie existem

no meio dos desertos?

     A. — Sau oasis.

     A.—Os viajaiitcs licam cotilcntes qiiando diegan] a um

oasis.

     P. — Pois as vezes, os viajanles, f'anaados, veem, ou nu-lhor,

pensam (jiie veem um oasis unde poderao acliar agua e sombra.

     A. — E nao eiiegam ao oasis?

     P. — Depoia de viajarcni e viajart'm, o oasis d(-'sappare:'e

(.'umo appareceu — pur oiicaino.
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     A. — Que foi que elles viram?
     P. — Foi uma visdo, uma miragem. Um grande explorador

certa vez descobriu e ate deu nome a uma montanha que nao
existia, mas que elle imaginou, pensou ter visto, ter descoberto.

     A. — E era uma miragem?
     A. — Mas, o que vem a ser uma miragem?

    \P. — Quando um viajante ve no deserto um oasis, e este
desapparece ante seus olhos, o que elle viu foi a imagem dum
verdadeiro oasis, muito longe, ou abaixo do horizonte.

     A. — Entao, nao e so immaginagao!
     P. — E' uma illusao de optica. A luz do oasis verdadeiro

foi reflectida duma camada de. ar.
     A.—A gente ve como si olhasse num espelho.
     P. — Justamente. 0 ar estando caimo e aquecendo-se ao

contacto das areias ardentes do deserto, forma camadas cuja den-
sidade vae augmentando de baixo para cima.

     A. — As camadas de ar ficam corn temperatura differente.
     P. — Temperatura e densidade differentes. E quando a luz

passa duma densidade a outra o que acontece?
     A. — Parte della nao atravessa, mas e reflectida.
     P. — Os homens sao enganados pelas miragens, mas os ca-

melos, nao.
     A. — Co'mo e que elles nao se enganam?
     P. — De certo e pelo olfacto. Nao apressam o passo ate que

sintam o cheiro da verdura do oasis e o frescor das suas aguas.
     Phenomenos devidos a miragem dao-se tambem nos mares.
     A. — Que e que se ve nos mares?
     P. — Nos mares, mas especialmente entre a Italia e a

Sicilia, veem-se navios, palacios, torres etc. Os ignorantes do
logar attribuem o phenomeno a uma fada que chamam Fada
Moreano.

I        Ensinando se aprende; e os discipulos        ^
|          aprendem muito uns dos outros.          |



RESENHA FEDAGOGICA

                          "TESTS"

     Depois do curso de psychotechnica, do illustre professor
Pieron, da Sorbonne, e das conferencias do Dr. C. A. Baker, lente
de Methodologia e Psychologia do Collegio do Rio de Janeiro,
sobre a questao dos "tests" e o movimento universal pela sua
implantagao, impoz-se-nos a necessidade de, registando, em re-
sumpta, a valiosa contribuigao dos dois eminentes mestres,
expender algumas consideragoes referentes a esse movimento
scientifico que se vae extendendo em pro! da adaptagao dos pro-
cesses psychotechni'cos na escola.

     0 "test" (1) pedagogico, visa, segundo a propria linguagem
do Dr. Baker, dar maidr precisao scientifica a organizacao do
ensino, a sua dosagem e verificagao dos resultados. 0 emprego
dessa prova, porem, nao se faz sem um apparelhamento ne-
cessario, ja que se tern de estaibelecer meios de experiencias e
processos de julgar sobre um alumno para, da melhor forma,
influir na formagao e no desenvolvimento definitive dessa
energia nascente, dirigindo-a, disciplinando-a e estimulando-a
para um conhecimento cada vez mais complete do mundo exte-
rior, de forma a que ella se adapte a elle corn melhor resultado.

     A questao implica, como se ve, especiaes cuidados de
techmca, conhecimentos nao so psychologicos e pedagogicos,

       (1) — Em nossa lingua, "test" quer dizer prova, criteria, meio de
experiencia on julgamento.   Eduardo Claparcde, prof. de Psychologia
Experimental na Universidade de Genebra, define: "On donne Ie nom de
"test" aux epreuves ayant pour object la determination d'un caractere
psychique ou physique d'un individu." (Comment diagnostiqiier les apti-
tudes chez les ccoliers; Paris, 1924.)
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;d('-iii diim -('Sliro crilcrio oricniador. rspccialim'nlf na inlro-

diir(:ao do-, Iraliallios. adaplarao das cscalas c medida?. cslato-

njpciii <• classil'icarao. A i'nmrao do mcslrc lurna-'r m;»is s^na,

mais ^r'n'nlll'ica r rxpcrinx'nia I. ponpianio nao UK' lia^la. romo

pfnsaiii al^uns iiiiio\;id(iri-.., por a disposiijao do aliimno ric-

iiiriilos d<- salicr roiTcspoiidriilc a cdadr f a])lidocs do mr^mo:

«'• pi't'ri'o a'pidal-o ii a.-^imilar. mcdianir a rrra^'ai! df mslrii-

tnriilos dc Iraliailio coiislanlciiifiilr' aprrlfii;oados por i|ir-stiii-

 narios ijiir oririilt'm >'uin ••.r^iiraii(,;a ali'-oluta a ima^marao r i>

 I'tH io<-inio do aluinui) para a vcrdadc i]iic ••lie It'm (|iic dcsco-

 l>rir. (2 |

      Kis a!ii a ^randc di Kiciildadf. 0 \alor das "pn')\as." das

 mcdidas das !iiiir(;ocs nirula,-' (incntdl /o7.s) da (l('lcrmina<,;ao

dos pcrl i^ p.^M-holo^ico-, dr., <-la t'm (pi<1 a- nifsma-- s:-jam a[>|)li-

 < ada^ f(im sc^iirain.-a r [)ar>i o srii jiislo ! im d<' rt'vplar o ^rao dr

adcanlamfiilo cm noi;oi's :\w \ac aili|ii irindo o aliiiiiui). deli'r-

 tiiiUtir c avaliar o srn cararlci'. as proprnsors. os drse<|ililil)i'io'-

<• a.-- apiidor' i|iic sc ra<liram rm s<'u ])sv<'!iismo.

      Ora, isso nao «'• lacil •• (•\isr do professor um pn-paro c urn

 ;i|;p.-irfllia!in'ii((i cs]i<'c]acs. uma <)iiasi rrlorma da \f1lia |»syclio-

 loi;ia pida ;idop(;;io do nr'lliodo t"x|)friiiwnlal.

      \. m illuslrc pfda^o^o, Iralaudo do h'mprr^o dos "tests

 lias «--rolas do Dislrirlo Frdcral. ilepoi' d(1 "^ i-xiciider i"in (/oii-

 'iderai.'urs sciisalas .^olir:- o cuidado <|iif ••\i^r D s("ii ^mprcgo, df-

 pois dr coii^idcrar sol»rc a lu'ccssidadt' dum ap|iarf]hamt-nto mais

 adfiiKiiJo. assim concluc: "o (•oi)\ivi<> do nn-sire c a sua oliser-

 va^-ao in sjioiiiwico - - vale tiniito mais line (|iia]ijLier lormula on

 n'"ra rslal»flccida //; ^•nrr<\ principalnu'llic [)orque Laos for-

 mulas cm ^cral nao rcprcsfiilam sluao o pendor sul»jrftivo dos

 adultos I)IK" as plasiiia.in on roiislroem.   (.5)

      Sao os seguintcs os principios ein <.iue o prol. Barker rc-

 suiniii ;is l»;iscs para a organizagao f aj)[)1icagao dos '"/^.s/.s

 ])t'dap'o£';iri>s:

       (2| _ Montassut — "Los Curses dc Vacaciones en el histituto Juan
 jacobo Rousseau" •— Juizo de conjunto das conferencias realizadas por
 Claparede, fundador do Institiito, e Pierre Bovet.

       (3) — "A Esrola," n." 16. an. II: pags. 1()1, K-)2, in3 e 164 —
 "Trsi," por Nelson Romero.
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     1.° — 0 "test" tern que ser uma medida do que se pretende

medir, e daquillo 'que se pode medir.
     Este principio pode parecer um truismo; mas a complexi-

dade das operagoes do espirito e tal que, muitas vezes, os pro-
fessores comegam a confundir a natureza das proprias medidas,
embaragam-se no julgar os resulfados e descreem logo do valor
dos "test's." E' precise distinguir, por exempio, entre as "medi-
das de intelligencia," propriamente ditas, e as de "escolaridade"
ou aprendizado escolar. E' necessario-saber ainda si o material
escolhido se exerce no sentido da apreciagao do phenomeno que
se quer avaliar, e ate que ponto esse phenomeno se pode exercer.
Os professores devem ainda verificar si as condigoes da experi-
encia sao reaes ou ficticias, si geraes e humanas, ou especiaes
nas condigoes particulares dum laboratono.

     2.° — A materia do "test" deve ser, tanto quanto possivel,
livre de subjectivismo por parte do julgador e do individuo

sujeito.
     Isto quer dizer: que as escalas devem estar de tal forma

organizadas, que os julgadores nao tenham de intervir corn a sua
 apreciagao 'sentimental ou intellectual, fora do que se pede. Os
 "tests" de resposta alternativa procuram evitar este mal, pedindo
uma resposta "sim" ou "nao" ao alumno; mas nem sempre sera
 possivel obtel-os para todos os graos e disciplinas. Para uma
estalonagem .objectiva sera preciso grandes cuidados. 0 conhe-
 cido especialista americano Thorndike lembra que a melhor ma-
 neira sera a de estabelecer o conselho da opiniao de competentes,
 em cada caso. Elle mesmo deu prova disso, quando procurou
 graduar provas de calligraphia e desenho, pedindo-milhares de
 provas dos mais diversos individuos, e procurando submettel-as
 a juizes competentes. * Outras formas serao as de reoorrer a
 processes estatisticos, em que se procurara uma base ou padrao
 universal, ou a media mais reduzida num grupo. Numa como
 noutra, a nogao do "mediano" e importantissima. Sobre ella
 e que se terg. de estabelecer uma relagao de pontos maiores
 e menores, por comparagoes successivas. Essa gradagao po-
 dera ser por pontos de 0 a 100, por letras, ou outras tabellas
 equivalentes.   A gradagao sera muitas vezes relativa. a
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um grupo particular de individuos, duma cidade, duma regiao.
Nas cidades de Detroit e Cleveland, nos Estados Unidos,
esse. trabalho ja chegou a uma perfeigao admiravel, permittindo
resultados muitos apreciaveis e satisfactorios. A correlagao
quanto as edades chronologicas tambem e condigao im-
portantissima. Os primeiros   "tests"   vulgarizados como
os de Binet-Simon,  se fundam  nessa correlacao. Ahi
mesmo, porem, sera precise estabelecer-se as porcentagens,
'corn indices como os de intelligencia e perspicacia, posigao re-
lativa na escala etc. A divisao por decimos de graduagao po-
dera offerecer vantagens, neste particular, e especiahnente para
o-.trabalho da homogeneizagao das classes, cuja falta como todos
os professores o reconhecem e, nas escolas em geral, uma das
causas do atrazo do ensino. Numa classe de alumnos fortes, que
a dominam como chefes, os alumnos mais fracos, embora nao
retardados, soffrem muitas vezes uma acgao deprimente de ca-
racter, que mais tarde se reflectira na vida pratica.

     3.° — Os limites da apreciacdo dos "tests" tern que ser
bem definidos.

     Isto significa que as escalas devem estabelecer limites in-
feriores e superiores que nao sejam jamais attingidos de modo
absolute; porque, si o forem, desapparece a nogao de correlagao
para os que attingirem os pontos extremos. Evidentemente, esses
pontos nao podem ser absurdos, tern que ser determinados em-
piricamente, por experiencias suocessivas.

     4.° — A materia dos "tests" deve ser nova para os alum-
nos, mas deve estar dentro dos limites de sua experiencia.

     Em se tratando dos "tests" para medida de escolaridade,
este principio e evidente. Si se appella para conhecimentos ja
de todo automatizados, nao ha medida de esforgo ou de appre-
hensao. Si se pedem nogoes desconhecidas, nao havera por certo
medida do que se quer. Si se pretende justamente medir a expe-
riencia do alumno num determinado turno, teremos que dar-lhe
questoes que estejam na sua possivel experiencia.

     5." — Finalmente, o "test" deve offerecer prova de seu
valor.
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estejam localizados correctamente para cada anno, a escola em
geral deve mostrar porcentagem crescente de respostas para
cada anno.

* * *

     Na sua fervorosa propaganda em prol duma sociedade mais

humana e mais digna em seus destines, o ponto que tern pre-
occupado a nobre e esforgada educadora lusitana Maria 0 Neil,

e o que se refere a educacdo da rua.
     Considerando-o pelo seu enorme. alcance social, em todas

as suas conferencias, nao deixa de expor corn elevada intui'gao,
o que ella julga ser as bases dum piano facil de execugao e de
exito garantido na solugao do magno problema, Ninguem melhor,
diz ella, do que as proprias criangas para pol-o em pratica. Os
escoteiros, por exemplo.

     Em determinados dias iriam elles, tambor a frente, fazer
exercicio para qualquer praga ou arrabalde da cidade. Claro que
as criangas e os rapazes que constituem a rua, nao deixariam de
os seguir, como seguem sempre todos que marcham ou que en-
vergam fardas. Acampando proximo de agua corrente, dar-lhes-
 iam nogoes de hygiene, de asseio, que elles nunca tiveram; ensi-
nar-lhes-iam os seus mandamento's e exercicios. Si a "parada"
 se realizar junto dum monumento, explicar-lhes-iam a signifi-
 cateao do mesmo, o que elle representa e o seu testemunho. Num
 jardim, incutir-lhes-iam o amor as plantas e a razao porque se
 deve cultivar e defender as arvores.

      Tudo seria motive opportune1 para uma ligao, mesmo os
 proprios nomes das ruas e os seus factos singulares.

      0 mestre como guia, cingir-se-a apenas em acompanhal-os
 escolhendo as melhores opportunidades, afim de que as licoes:
 produzam os effeitos desejados.

      Os exemplos desta forma ministrados, incitam, suggestio-
 nam, porquanto a vida d'a 'crianga e toda feita de impulses ou
 reflexos; se desenvolve e se aperfeigoa a custa de imitagoes.
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     Importa, pois, fazer do exempio o que de facto elle e: —
um grande factor de educagao, creando por elle, no individuo,
o sentimento de obediencia, de ordem, de perseveranga nos
moldes do trabalho, de robustecimento moral, de amor a Patria,
a natureza, emfim, o enthusiasmo evolutive que os tornara cida-
daos perfeitos.

     As excursoes escolares, os exercicios, as marchas e passeatas,
quando empregados para esse fim, como piano educativo, sao
duma efficacia certa. As criangas das ruas sentem-se 'como que
attrahidas naturalmente ao convivio das instituigoes escolares e
civicas; ellas adherem por si ao gremio das outras criangas.

     Desta forma, tao simples, ere a illustre evangelizadora, a
educagao da rua se fara corn rapidez maravilhosa, pois que a
crianga tern na crianga uma influencia inuito maior do que o
homem, e o poder do desejo de imitagao e muito forte nella.

»®®®®»©<>®(»©s®»»©<i>®»@o®o@e©»®*®»®9®»®»e»®«®<»e»»*»»»»«
I?                           "                       ®®       0 alumno aprende melhor o que elle desco-   9
®   bre pelo esfor^o de sua intelligencia que o que se   ®
®   Hie diz,                                                 •
9                                                                                                      S.
999®9®o<S»9»9v®®®e®9®9S)»®*®»®®9»9o9»9*999'»9»®Q9<'999*9
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                Em homenagem a Joao Kopke — o professor emerito,
            a quern muitissimo deve a Escola Brasileira; em honra ao
            maravilhoso cultor de intelligencias, "que sabia revelar o
            conhecimento das coisas corn claridade e alegria," abrimos

            Iwje esta seccao corn quatro das bellas paginas que escreveu

            para as criancas.

                0 LENHADOR E A MORTE
                       (Das FABULAS DRAMATIZADAS — livro inedito.)

        SCENARIO — Estrada atraves de espessa floresta

                          SCENA UNICA

     0 LENHADOR — {entrando, curvado ao peso do feixe de

lenha, que traz as costas.) Senhor Deus dos desgragados, onde

estaes vos, Senhor Deus?. . . Estaes em toda a parte, disse-me,

quando eu andava a escola de domingo, o catecismo, que decorei.

Estaes em toda a parte e nao vedes que uns soffrem e outros

gozam, sendo lod-os vossos filhos? Que justiga e essa, que

reparte quinhoes deseguaes? Ai! Ai! Nao posso mais corn esta

vida! (Descansa o feixe no chao e procura endireitar o corpo.)

Olhem so para isto! A' forga de peso, esta carcassa velha.ja nao

toma geito! Esta dizendo ao animal, que a carrega, que e tempo

 de apodrecer na cova. Ai, ai!. . . Nascer e penar, esta ahi a

 vida do pobre. E eu, quanto penei corn a carga de filhos, que

 me quiz Deus mandar sem pao nenhum para Ihes matar a fome!

 Ainda, noutros tempos, os filhos eram o que hoje nao sao. La

 esia a historia do outro preso na torre: a fome fazia-lhe roer
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as carnes dos pulsos, e os filhos, vendo-o nesse desespero, offe-
reciam-lhe as suas — as corn que elle os vestira, para-que nao
devorasse as proprias. Hoje, qual! Corn o progresso tudo mudou:
os filhos de hoje nao so comem as carnes aos paes como dos seus
ossos fazem botoes para a casquilhice dos namoros pelas ruas
das cidades! Que allivio e a morte, que todas as canseiras acaba,
quando mesmo possa abrir-nos a porta do inferno, que, corn
certeza nao sera peor que este, em que tenho vivido!. . .  Ai,
peccados meus!. . . Quando atarei a soga esta pobre besta, cheia
de lazeiras e ralada de enfados?. . . Porque nao vens, 6 Morte,
quebrar estas cadeias, que me prendem, e deixar-me ir seja para
onde for, comtanto que fuja a tanto soffrer?... Morte! 0'
Morte! vinde: acudi ao reclame deste triste, que vos chama!

     A MORTE — (apparecendo.) Chamaste, meu bom velho?

     0 LENHADOR — {encarando corn ella, tremulo.) Eu,
Senhora ?

     A MORTE — A menos que os ouvidos me lenham enga-
nado. . .

     0 LENHADOR — (timid'amente.) Nao vos chamei, Senhora;
nao vos chamei. . . ou, antes, chamei-vos, sim e. . .

     A MORTE — E o que queres de mim, amigo?

     0 LENHADOR — Bern vedes, Senhora, que velho que estou!
0 trabalho ja me pesa de mais. Nos hons tempos da mocidade,
quando era outro, tudo arrostei sem a ninguem incommodar. Mas
os annos gastam; as forgas exgotam-se; o que era robustez e
saiide faz-se fraqueza e achaques. 0 feixe, que trazia as costas,
desci-o ao 'chao para descansar um pouco e 'agora, que se vae
fazendo noite, quero trazel-o de novo a riba e os bragos frouxos
nao o podem levantar. Chamei-vos, entao, Senhora, atrevi-me
a chamar-vos para. . .

     A MORTE — {Interrompendo.} Para ajudar-te a por as
costas o teu feixe, nao e verdade?

     0 LENHADOR — Isso .mesmo, Senhora, isso mesmo. Descul-
pae-me o atrevimento e que Deus, Nosso Senhor, vos de a paga.

     A MORTE — [ajudando a por o feixe as costas.) Tens-
razao, bom velho: a carga nao pesa pouco.
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   CANTIOA DA CHUVA

Minha mae chama-se nuvem;
Chama-se vento, o meu pae;
E' meu filho o Regato,          •
Que correndo la se vae.
E' a Serra, minha filha;
0 Arco-Iris, o meu sorriso;
E a terra, que me recebe
No seio, o meu Paraiso.

So o Homem e que, por vezes,
Faz que me julgue infeliz,
Pois fraqueja, si Ihe falto,
E, si venho, me maldiz.
Mas, como eu, quantos no mundo
Por bem fazer, sao malditos
E, por amor dos ingratos,
Passam transes inauditos?
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,ainda oulros, em grupos, corn alcofas e instrumentos rusticos;
 mulheres corn a trouxa na cabega; criangas abarcando feixes de
 ramalho. recolhem-se os trat)alhadores rusticos.

      Fumam palhigos enire as arvores; ringe a roda da azenha
 remorando e as aguas correm corn mais pressa, livres. Brilha a
 pfimeira estrella e, iw recolhimento da natureza, soa brando,
 nostalgico, religiose o sino da ermida aldea.

      Alguns detem-se contrictos, como no quadro de Millet;
 oulros proseguem canlando e a paisagem emmudece deserta.

      A espago um boi muge, ladra um cao, uma voz ecoa nas
 quebradas.

      Um retardatario caminha vagaroso por entre as silvas que
 rescendem. Para um instante, olha o ceo pallido. . . Mas a vista
 da casa, quc brancjiieia, a distanc'ia, a lembranga do lume alegre,
 a idea do janlar que o espera corn a traquinice garrula dos
 filh(is, o sorriso da mulher, depois a noite em bom agazalho, a
 ouvir o venio nas ramas ate que chegue o somno e a certeza do
 amanha, fazern-lhe esquecer, sem saudade, o dia que se apaga,
 e aiuda ha um resto de claridade e ja o ingrato, passando por
 uma choga amiga, diz para os moradores: boa noite!

                                           COELHO NETTO.

0 CARROCEtRO, 0 BURRO E 0 CAO

          (Adaptai;ao da fabuia de Ph. Lebesgue — L'dne rt Ie chien)

 Por uma esLrada puxa uma carroga

 Um miseravel burro lazarento,

 Corn muito trio e saraivada grossa,

 A muito custo e passo muito lento.
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0 cao chega-se ao pe e para absorto;
Depois ganindo, commovido, ao vel-o
Sem movimentos, retezado e morto,
Deita-se ao lado.. . e fica-se a lambel-o....

              Ha homens toes,
              Assim sem coracao

     Sem sentimento algum d''humajiidade!

              A quern os animaes
              Como este cao

     Conseguem dar exemplos de bondade!

                   SCENARIOS DO SUL
     Nas manhas de geada o campo e uma toalha branca. Pla-

nicies, restingas e chapadas desapparecem na hyberma das
madrugadas cortantes. Em toda a existencia afanosa do pampa
a vida e outra, os aspectos sao inteiramente outros, accentuando
ao vivo, num flagrante que choca, a brutalidade do contraste
entre duas primaveras no Brasil — a do Amazonas e a do Rio
Grande: uma, exuberante e eterna; outra, incerta e ephemera.

     Olhando em todas as suas minucias, nas mais intimas in-
significancias dos seus tons e tragos, o quadro immense que nos
cerca carece de belleza e de luz, achata-se a mingua de harmonia
esthetica; e falho de movimento, de graga, de colorido, de im-

petuosidade.
     E' uma paizagem morta.
     Ha em tudo, de facto, sorrisos reconditos e amargos duma

natureza desfallecida, agoitada pelo frio das rajadas impetuosas.
Tudo e indeciso e vago; o que predomina e a sombra densa e
nostalgica, o espancamento continuo da luz, a restricgao dos
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horizontes largos..,Mal se desencapota p coo, e elleja de novo
velado por um insistente tumultuar de nuvens. .erradias. 0
escampo tern um aspecto soturno de solidao perpetua, inalteravel,
quebrada de quando em quando peloi estrepito do gado; e um
deserto envolto nas cinzas dos crepusculos interminaveis.

     Quern ama as linhas claras, os, .tragos definidos e exactos
das paizagens de sol, certo se sensibiliza corn essas manchas
pesadas de .agosto, tocadas. de quando em vez pela luz mal coada
dos poentes evocativos, ahoraiem que o mihuano corta, sibilantc,
os descampados ermos., Pedagos de verdes campinas, canhadas
e rincoes, tap familiares a belleza nomade da terra, se transfor-
mam em esfumados latifundios onde genios esquivos pail-am na
provocadora tristeza das matinas campestres.

                                         ROQUE CALLAJE.

                ANCHIETA
Cavalleiro de mystica aventura,
Heroe christao, nas provagoes atrozes
Sonhas, casando a tua voz as vozes
DOS ventos e dos rios na espessura.

Entrando as brenhas, teu amor procura
Os indios, — ora filhos, ora algozes,
Aves pela innocencia, e ongas ferozes
Pela bruteza, na floresta escura.

Semeador de esperangas e chimeras,
Bandeirante de "entradas" mais suaves,
Nos espinhos a came dilaceras;

E porque as almas e os sertoes desbraves,
Cantas: Orpheu humanizando as feras,
Sao Francisco de Assis pregando as aves. . .

^

OiLAYO BILAC.
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        . . . •..   .• . xnr  ': - • • —• ••• '
     —'Que belleza!'disse'Lulu,' observando da janella uma

paineira em flor. Podera haver coisa mais linda? '••"'•'•'
     — So si for voce, men amor, respOndeu'sorrindo a •vov6.
     — 'Mas, nao e mesmo' um en'c'anto?! Eu nao set quando^ a

nossa paineira e mais linda: si no tempo em que contrasta o ro-
sado de suas petalas' corn o azul do 'ceo, ou si na epoea em que
dos seus galhos semi-nus solta ao vento flocos brancos como neve,
ou ainda quando pelos seus verdejantes rebentos anhuncia a
priinavera.

     — Tern razao.'E5 sempre linda! E ha tanta gente que nao
ve 'essa belleza! Uns, porque nao tern tempo para parar e obser-
val-a; outros, porque nao podem ou'nao querem vel-a.

     Tudo na natureza e bello, ou tern alguma coisa de bello—
mas e precise querer ver para achar essa perfeigao.

     Observemos uma arvore e vejamos, alem da sua belleza,
quanto ensinamento encerra!

     Silenciosamente, suas verdes folhas aspiram o ar de que se
nutrem os rebentos, galhos, caule e'raizes. Maravilhosa chimica
da natureza! A folha retira da atmosphera seu precioso ali-
mento, 'do sol a sua melhor propriedade, e forma substan-
cias indispensavei's a vida. A folha e muita vez, pao para a mesa,
forragem para o animal... A morte da arvore e velocidade para
a locomotiva, lenha para o fogao, luz para a cidade. As duas
principaes ooisas para a nossa existencia — fogo e alimento —
vem duma arvore.

     Quando vemos uma folha cair, pensamos que terminou
sua missao. Nao! Continuara o seu util trabalho. Do galho donde
protegia do sol ardente as deScadas flores e das intemperies,
os delicados ninhos, desses galhos, dos quaes era a vida, cae ao
chao para encetar novo trabalho fecundando a terra.

     Olhe agora ao redor da sala em que estamos. A cadeira em
que descansamos, o soalho sobre o qua! pi'samos, a janella
atraves da qual contemplamos as bellezas da natureza, o papel
sobre o qual escreVemo&, a caneta que usamos, tudo i'sto veiu da
arvore, que uma vez foi parte da floresta.
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     E qual a origem da arvore?
     Uma coisa pequenina, insignificante — uma semente.
     Talvez um passaro c4cando o solo humido corn sua deli-

cada patinha, ahi deixasse plantada uma semente; talvez, no seu
arrojado voo a deixasse cair; ou talvez ainda, pousando num
galhinho para descansar as debeis asas, sacudisse a capsula
donde se desprendeu a semente. Como quer que fosse, contribum
para a vida da arvore, e favoreceu a existencia da floreata.

     Pequena e insignificante e a sementel Algumas ha tao pe-
queninas e tao semelhantes que so mesmo o microscopio pode
revelar suas differengas. Mas estas mesmas insignificantes se-
mentinhas desabrophando na escuridao, extendendo ao longe suas
radiculas pelo solo duro, tornam-se depois arvores gigantescas,
das quaes o homem obtem madeira para suas edificagoes, adubo
para suas flares, calor para sen lar, suas fabricas e locombtivas;
fibras para •seus tecidos; allivio para seu soffrimento; novo ar
 para os seus pulmoes.

                 LAVRADOR

Este e o bom lavrador, honesto e satisfeito,
 Sem a torpe malicia e a hypocrita fineza.
 Pes no chao, bragos mis, camisa aberta ao peito,

Qoza — amando a familia e amando a Natureza.

Tern uma religiao a que vive sujeito:
E' a do amor ao trabalho e a do amor a franqueza.
0 seu lar e um santuario onde tudo e respeito,
E' alegria, e ventura, e amizade, e pureza.

Venerando o passado e saudando o future,
Beija a terra em que vive, ama a terra que arranja
 Para bergo da flor e do fruto maduro.

Alma, simples e boa, alma eterna embebida
Na conquista do pao, alma que nao esbanja
 Nas delicias do sonho. a energia da vida. ..,

                                  ARISTEO SEIXAS. •



ESCOTISMO

INSTRUCT
     Continuamos a publicar, para uniformidade do ensino,

baseando-nc/s nas instruccoes, do Estado-maior do Exercito,
title e a unica instituifao militar legal no paiz, as instrucfoes
sohre os exercicios e movimentos de infantaria, que os esco-
telros devem conhecer, indispensaveis para Ihes dar habitos
varonis e de ordem, e apparencia esthetica no conjunto.

     1) SENTI-DO!

     0 escoteiro, corn a frente vollada para o ponto indicado,
fica immovel e em silencio. Os calcanhares tao unidos quanto o
permittir a conformagao physica de cada um, as pontas dos pes
voltadas para fora, de modo que formem um angulo pouco
menor que o recto; o corpo, ligeiramente inclinado para a frente,
de modo que seu peso fique distribuido egualmente sobre os
calcanhares e as plantas dos pes; os joelhos, ligeiramente exten-
didos; a parte superior do corpo levantada, tornando o peito sa-
liente, corn os hombros na mesma altura e um pouco para traz,
mas sem esforgo. Os bra'gos, naturalmente cahidos e ligeiramente
curvos, corn os cotovelos um pouco para a f rente; as maos
tocando levemente a parte superior da coxa, corn os bordos das
palmas e as pontas dos dedos; estes unidos e curves natural-
inente, correspondendo o medio a costura das calgas; o pescogo
desembaragado das espaduas, a cabega erguida, o queixo ligei-
ramente approximado do pescoco e o olhar fixo para a frente.
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     2) DESCAN-SAR!

     A esta voz, o escoteiro leva o pe esquerdo, energicameme,
um pouco para a frente e conserva o outro no alinhamento, po-
dendo, porem, inverter depois as posigoes dos pes. Fica dispen-
sado de conservar a primitiva immobilidade. t esta a posigao

que toma o escoteiro,quando entra em forma.
     A' voz de — ierttt.(W 4- que .tern: por fim chamar a atten-

gao da tropa, o escoteiro toma a posigao n. 1, batendo forte-

mente o calcanhar do pe mais avangado no do outro. bi tor
 dada uma voz de advertencia, sem que antes se tenha mandado

 — senti-do! — o escoteiro por si mesmo tomara essa posigao-

     3) MARCHAS

     Fazem-se no passo ordinario e em passo sem cadencia.

      4) ORDINARIO-MARCHA!

      Leva-se o pe esquerdo para a frente assentando-o primeira^-
 mente corn .0 calcanhar, sem bater, a 75 centimetres do pe

 direito, cujo calcanhar se eleva, fazendo o peso do corpo recair
 sobre o pe .esquerdo. Leva-se, em seguida, o pe direito para a
 frente, collocando-o na mesma distancia e da mesma maneira
 que o esquerdo. Continua-se assim a marcha, avangando em
 linha recta, perpendicularmente a linha dos hombros e sem
 cruzar as pernas; a cabega deve-se conservar levantada e os
 bragos devem oscillar naturalmente. A grandeza do passo con-
 ta-se de um calcanhar a outro, e a velocidade e de 120 passos

 por minuto.

      5) MARCAR-PASSO!

      0 soldado, parado ou em marcha, marca a cadencia do
  passo, pisando sem levantar muito os joelhos e sem bater dema-
  siadamente corn os pes, .oscillando ligeiramente os bragos.
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Quando esta marcando passo, deve ser dada a voz de alto, ao
assentar o pe direito no solo; marca-se um pa'sso corn o pe
esquerdo e 'une-se, em seguida, o direito a este.

     6) EMFRENTE!       " '   '   ' .'

     A voz de execugao deve ser dada quando o pe esquerdo
assenta no terreno; marca-se ainda um passo corn o pe direita,
rompendo depois a marcha corn o esquerdo em passo ordinario.

    .7) TROCAR-PASSO!            ' •  ...

                                                 i
     0 escoteiro leva o pe 'que esta atraz para o lado do que

acaba de tocar o chao, e torna a'partir corn este ultimo pe; este
movimento deve ser-feito corn vivacidad'e e o escoteiro deve
executal-o 'independente de ordem, para acertar o passo corn 6
dos camaradas. •' '

  . 8) SEM CADENGIA-MARCHE!   .   ,

                                                         n

     Estando a tropa em marcha em passo ordinario, para Ihe
dar maior commodidade, se mandara: — Sem cadencia-marche!
0 escoteiro tomara o passo que mais convier a''sua conformagao
e ao terreno, e marchara mais a vontade, sem as exigencias da
cadencia, mas .sem 'se atrazar na marcha e conservando attitudes
correctas. Para romper a marcha corn este passo, se mandara:
— Sem oadencia-marclie! e para passar deste passo ao ordinario,
da-se a voz: — Ordinario-marche!

     Nas marchas em columna de estrada, a voz — Passo de
estrada! o esooteiro nao tern mais a obrigagao de conservar a
correcgao de attitude; pode conversar, mas deve ter a preoccu-
pagao de manter a regularidade do andar. Retoma-se o passo
cadenciado a voz: — Ordinarw-marche!
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     9) ALTO!

     No passo ordinario, a voz deve ser dada quando o pe
direito assentar no terreno. 0 pe esquerdo vae a frente um passo
e o direito une-se a elle corn energia, batendo fortemente os cal-
canhares. No passo sem cadencia, a voz de: — Alto! o esco-
teiro da mais um passo e une corn energia o pe que esta a recta-
guarda ao.ladoda frente.

     10) ACCELERADO-MARCHE!

     A' voz de advertencia, o escoteiro levanta os ante-bragos, en-
costando-os levemente ao corpo e formando corn os bragos angulos
approximadamente rectos; as maos fechadas sem esforgo e um
pouco voltadas para dentro, corn o pollegar para cima. A' voz de
execugao, corre sem precipitagao, partindo corn o pe esquerdo,
movendo os bragos naturalmente para a frente e para traz, sem
afastal-os do corpo. A'"grahdeza do passo sera, conforme o ter-
reno, de 75 centimetros a 80, e a cadencia de 170 pas&os a 180
por minuto. Si estiver marchando sem cadencia, se mandara,
antes da voz — Accelerado-marche! passar ao passo ordinario.
A voz de — Alto! o escoteiro da mais tres passes em accelerado
e para, unindo o pe que esta a rectaguarda ao da frente. A voz
— Ordinario-marche! da mais tres passes em accelerado e pro-
segue no passo ordinario.

     11) MARCHE-MARCHE!

      Os escoteiros correm corn a maior velocidade que Ihes for
 possivel, mas, sem debandar; dahi passarao para o passo sem
 cadencia a voz — Sem cadencia-marche! — ou interrompem a
 marcha a voz de — Alto!

      12) VOLTAS

      Fazem-se a pe firme e em marcha. (Quando corn anna, o
 escoteiro tomara a posicao de — Arma suspense, a'voz de adver-
 tencia.)
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     13) DIREITA.VOLVER!

     A voz de execugao, se voltara, para o lado indicado, de um
quarto de circulo, sobre o calcanhar do pe direito e a planta do
pe esquerdo e terminada a volta assenta-se a planta do pe di-
reito no chao; une-se depois o pe esquerdo ao direito, batendo

fortemente os calcanhares.
     Para volver a esquerda — Esquerda-volver! — se procedera

de modo identico, mas, sobre o calcanhar esquerdo e a planta

do pe direito.

     14) MEIA VOLTA-VOLVER!

     A voz de execugao, volve-se pela esquerda sobre o calcanhar
esquerdo e a planta do pe direito, ate mudar a frente para a
 rectaguarda e terminando a volta assenta-se a planta do pe
 esquerdo no chao; une-se o pc direito ao esquerdo, batendo for-

 temente os calcanhares.

      15) OITAVO A DIREITA (esquerda) — VOLVER!

      Executa-se do mesmo modo que — Direita-volver! mas a
 volta e apenas.de 45 graos. Si o movimento for pela esquerda,
 executa-se como — Esquerda-volver!

     16) DIREITA (esquerda) — VOLVER!

     A voz de execugao deve ser dada ao assentar em ierra o, pe
direitu (esquerdo); o p<'- eaquerdo (direito) vae a frente do
corpo um passo e volve-se a direita (esquerda) sobre a planta do
pe esquerdo (direito) prosegnindo a marcha corn o pe direuo

(esquerdo) na nova direccao.
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     17) OITAVO A DIREITA (esquerda) — VOLVER!

     Executa-se segundo os mesmos principles, mas a rotagao e
apenas de 45 graos.

     18) MEIA VOLTA-VOLVER!

     A voz de execugao deve ser dada ao a.ssentar o pe esquerdo;
o pe direito vae a .frente do corpo ainda um passo; gira-se
vivamente pela esquerda sobre as plantas dos dots pes, ate mudar
a frente para a rectaguarda, e continua-se a marcha.

     19) ALINHAMENTOS

     Fazem-se pela direita, pelo centre e pela esquerda.
     As vozes sao: — Pela direita-per filar! — Pelo centra- per-

filar! — Pela esquerda-per filar! Alinham-se de tres em tres, a
partir da base indicada.

     0 instructor colloca previamente na nova linha o homem
da direita (centre ou esquerda) a nao ser que simplesmente
queira rectificar o alinhamento na posigao oocupada. Em se-
guida, da o commando citado acima. Quando armados, os homens
tomarao a posigao de Arma suspenses, a voz ^— Per filar'!

     A voz — Sem intervallo, pela direita (centre ou esquerda)
— perfilar! lembra que o intervallo se reduz a 25 centimetres.

     Ao commando — Per filar! — os homens collocam o punho
esquerdo fechado, costas da mao para frente, contra o cinturao,
acima do quadril, o cotovelo para a direita e chegam-se para o
lado do alinhamento, ate sentirem o contacto do cotovelo do vi-
zinho. Ao commando — Firme! — descem o brago a posigao
inicial; volvem a cabega para a frente e de&cansam arma.

           FORMATURAS DOS ESCOTEIROS
                         D'ESFILES

     Sempre que entrem em forma escoteiros de diversas esta-
turas, devem ser dispostos de modo que os menores figurem
sempre para a direita.
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     Nao se podem dispor criangas para a. marcha como se
dispoem adultos, que, quasi sempre, sao do mesmo porte

physico.
     E' sabido que as pernas se abrem mais ou menos, con-

forme a altura do individuo; um par de pernas equivale a um
compasso maior ou menor, que se abre mais ou menos, conforme

o porte do individuo.
     Nada ha mats antipedagogico, antiesthetico e sem garbo

que um desfile de criangas, corn os menores d rectaguarda ou
d esqueraa, e os maiores a f rente da colnmna ou d direita.

     Os maiores, naturalmente, abrem, na marcha, mais os passes
que os menores, pois cada um daquelles possue um compasso de
pemas maior, que cada um destes ultimos. E o resultado e a des-
ordem na marcha, ou no desfile das ultimas patrulhas; os peque-
ninos como que vao correndo atraz dos grandes, sem cadencia,

 e sempre e um fiasco esse desfile e causa ma impressao que
 perdurara, pois as ultimas impressoes sao as que ficam. Demais,
 os menores nao supportam a resistencia dos maiores; ficam logo

 estropiados e exhaustos.
      E', pois, de boa regra a collocagao das patrulhas dos menores

 d frente.
      Nas excursoes, os pequeninos caminharao como quizerem

 e puderem; facil sera o acompanhamento dos maiores.
      Nunca se devera, porlanto, fazer o desfile dos escoteiros

 corn os maiores d frente.

    0 que o discipulo puder fazer por si nao
deve ser feito pelo mestre, para que este tenha
tempo de ensinar o que aquelle nao pode apren-

der sozinho.



MUSICAS E CANTOS ESGOLARES

               A ESCOLA

       (LETRA DA MUSICA ANNEXA)

Esta escola e nosso ninho,

Regago feito de amor;

Tern a gra.ga de um carinho,

A pureza de uma flor.

          Da escola se aprompta e parte

          A raga forte e gentil,

          Que levara o estandarte

          Auri-verde do Brasil! (Coro.)

A escola ensina a verdade,

E da verdade o arrebol

Tern a grande claridade

Da luz risonha do sol!

ANTONIO PEIXOTO.
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A E5COLA
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(LEITURA PARA AS CLASSES ADEANTADAS)

     Foi Joao Kope, na phrase de Manoel Victorino Pereira, em
pleno Senado Federal — a mais poderosa e notavel organizacao
pedagogica que o Brasil ja produziu.
i    0 esfongo admiravel corn que o grande mestre procurou
reagir contra os velhos processes de ensino, falhoa e sem base



80REVISTA ESCOLAR

scientifica, intentandp em seu apostolado didactico, um prepare
inteUigeni.e da crianga, 4e maneira a Ihe despertar o interesse
e estimular a espontaneidade, e o que o caracteriza esplendida-

mente, entre nos, como um precursor.
     A sua acgao era um verdadeiro curso de methodologia ap-

plicada, em que punha toda a fe e o devotamento de um guia, mas
de um guia perspicaz e carinhqso, "que prociiraya pa crianga o
gosto da crianga," livrando-a quanto possivel do ensino rneca-
nico, das systematizagoes pesadas e oppressoras. Ja em 1833,
a autoridade de Rangel Pestana, alludindo a figura presti-
giosa de Joao Kope, escrevia: "So quern estuda a marcha do
ensino nos paizes rnais adeantados em civilizagao e conhece as
difficuldades de adaptagao dos methodos aperfeigoados ao
estudo de nossa mentalidade, compreende o que ha de grandiose
e paciente no ipdividuo que consegue instruir assim as cri-

angas."
      So mesmo quern acompanha a evolugao da escola e que, de

 facto, pode julgar o que de evangelico havia no magisterio de
 Joao K6pe, o que hayia de sublime no seu apostolado, em meio
 das criangas, procurando dar plasticidade aos seus espiritos, des-
 envolver-lhes a imaginagao, attrair-lhes a attengao pela curiosi-
 dade suggestiva das suas ligoes, pela "sciencia" dos methodos
 que praticava corn urna cornpreensao verdadeiramente superior.

     • 0 alto valor moral da obra de Kopke e o da fidelidade he-
 roica a vocagao a que se empenhou corn, abnegado devotarnento,
 durante toda a sua yida, dando a infancia brasileira uma dire-
 cgao espiritual mais generosa e mais fecunda que Ihe accrescen-
 tou indefinidamente o valpr humano e Ihe abriu as portas dum
 destine melhor. Nao se comprazia em ser apenas semeador. Era
 mais o jardineiro de almas, que seguia, desde o rebento, a plan-
 tinha tenra, cercando-a dos mil cuidados necessaries para que
 a mesma, mais tarde, florescesse em belleza e frutificasse ern
 sabedoria.

      A sua vida sagrou-a toda pela instrucgao, vencendo corn a
 coragem que 'so mesmo os illuminados possuem, QS obices da
 trabalhosa jornada. Ha passagens das suas lutas, verdadeira-
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mente heroicas e sublimes e que bem focalizam a figura moral
e elevada do mestre. Aos mais penosos sacrificios, ao's mais
series ataques das necessidades, o mestre oppunha o seu esforgo
e o seu enthusiasmo de apostolo desinteressado. Onde outros,
falsos defensores da causa do ensino, antevevisionavam lucros
certos, elle via simplesmente um dever a cumprir, uma irre-
sistivel obrigagao, a qual se entregava corn fe, devotadamente.

     Educador da mais ampla envergadura, Joao Kopke e um
exempio admiravel a ser lembrado a infancia brasileira. Sua vida
e um immenso livro aberto onde refulgem em letras de ouro
estas palavras: fe, abnegacao, philantropia, nobreza moral e
devotamento patriotico.

Falar sem pensar e atirar
       sem apontar.



0 «FOLK-LORE» NA E8COLA

              0 CANCAO E A RAPOSA (l)

     Passara uma manha chovendo, e o Cancao, todo molhado,
sem poder voar, estava tristemente pousado a beira duma
estrada. Veiu a Raposa e levou-o na boca para os filhos.

     Mas o caminho era longo .e o sol ardente.
     Mestre Cancao enxugou-se e comegou a cuidar do meio de

escapar a Raposa.
     Passam perto dum povoado.
     Uns meninos que brincavam comegam a dirigir desaforos

a astuciosa cagadora. Vae o Cancao e fala:
     — Comadre Rap'osa, isto e um desaforo! Eu, si fosse voce,

palavra que nao aguentava! Ah!. . . nao tern duvida, si fosse eu,
passava uma descompostura de mestre nesses moleques!. . .

     A Raposa, convencendo-se de que era precise dar uma
ligao aos importunos, abre a boca num improperio terrivel contra
a criangada. 0 Cancao aproveita o ensejo e voa, pousa triumphal-
mente num galho e ajuda a vaial-a...

**

       (1) — A fabula acima e uma variante da de La Fontaine — "0
Corvo e a Raposa." — Registando-a, entre outras, em seu "Depoimento de
um nortista" — "Terra, de Sol", escreve Joao do Norte: — "Quasi sempre
essas fabulas sao de origern europ'ea, adaptadas aos animaes e as coisas do
sertao; sao tambem as vezes, originarias dos Indies, embora identicas as da
Europa, porque e facto conhecido que lendas identicas corn deterrninacoes
diversas sao encontradas em toda a parte, desde a Colombia Ingleza e o seu
cycle do Corvo, ao diluvio africanb, a Cendrillon, ao Polypheno de "Homero."
(Pag. 264, liv. cit.)             •               •
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                 A RAPOSA E 0 HOMEM

     A raposa resolveu, certa vez, trogar corn o homem e foi
deitar-se no caminho por onde elle devia passar, fingindo-se
morta. Vem o homem e vendo-a assim, disse, compadecido:
"Coitada da raposa!"  Fez uma cova, enterrou-a cobrindo-a
de folhas verdes que apanhou na matta ao lado, e foi-se pelo seu
caminho.

     Apenas o homem se tinha afastado, o matreiro animal levan-"
tou-se e, correndo pelo matto, foi deitar-se outra vez pouco
adeante, na estrada, fingindo-se outra vez de morto.

     Quando o homem chegou, vendo-a, exclamou: "Outra ra-
posa morta? Coitada!" Arredou-a do caminho corn cuidado, e,
depois de extender sobre ella um manto de folhas, continuou a
sua jornada. Pouco adeante, porem, foi surprehendido corn outra
raposa morta. Era a mesma que, correndo outra vez pelo cerrado,
foi deitar-se adeante, fingindo-se de morta.

     0 homem, ao vel-a, disse: "Quern tera morto tanta raposa?
Sera que querem exterminal-as destes mattos?" Pacientemente
arredou-a para fora do caminho para que nao fosse esmagada
pelas rodas dalgum carro e foi-se.

     A Raposa, porem, estava decidida a exgotar a paciencia do
 pobre mortal e usando do mesmo estratagema, foi deitar-se mais
 adeante, no caminho, como si estivesse morta.

     0 homem ja impacientado corn a reproducgao daquella
 secena, chegou-se a ella e disse: "Que leve o diabo tanta raposa
 morta!" E, agarrando-a pela ponta da cauda, atirou-a violenta-
 nuente para o meio dum espinhadeiro emmaranhado.

      A Raposa ficou quasi morta, sem se poder livrar dos
 espinhos e, entao, disse, depois de pensar sobre a sua impru-
 dencia:

      — "Nao se deve nunca abusar da paciencia dos outros!"

**
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                         SERTANEJA

                                          (Luiz DELFINO.)

       Pelo sape furado da palhoga
       Milhoes de astros agarram-se, luzindo;
       0 pae ha muito madrugou na roga:
       A mae prepara o almogo. 0 dia e lindo.

       Canta a cigarra; o porco cheira; engrossa
       0 fumo dos tigoes; anda zunindo
       A' porta um maribondo; e fazem troga
       As criangas corn um ramo o perseguindo.

       Correm, chilram, vozeiam, tropegando
       Num velho pote; a mae zangada ralha,
       A avo Ihes langa o olhar inquieto e brando.

       No chao um gallo ajunta o milho e espalha,
       Emquanto a um canto, as plumas arrufando,
       Poe a gallinha no jaca de palha.

                             *                            **

               LENDA DAS AMAZONAS (2)

 '   Em uma regiao que nao se pode geographicamente pre-
cisar, rodeada d& rios que nao eram navegaveis, 'sombreada .de
arvores gigantescas, que nunca foram attingidas pelos arcabuzes
dos navegantes aventureiros, habitava uma nacao de mulheres
bellas e fortes, de estatura elevada e apparencia franca, cabellos
riegros e longos, olhos grandes e expressivos, de labios grossos
e phrase decisiva, que manejavam corn a maior destreza o ccrco

e o tacape.

       (2) — Da memoria de Ignacio Moura e Estephanio Silva, intitulada
"Vultos e Descobrimentos do Brasil e da. Amazonia."
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I   •    Chamam-lhes as icamiabas. (3)
|        Eram uma especie de Attilas feminmos: o terror supersti-
I   cioso ou a valentia do combate daquellas guerreiras fazia corn
j   que as outras tribus se deixassem facilmente veneer nas corre-
|   rias que ellas Ihes davam, obrigando assim a todos os povos vi-
s   zinhos a respeitarem a independencia e o seu viver mysterioso.
:        Deste modo appareciam ellas em diversos pontos do con-
;    tinente amazonico, travando lutas, ora corn outros indios, ora
.•    contra os invasores europeos, como dizem ter acontecido a Orel-
'    lana, que Ihes chamou simplesmente amazonas e sagrou corn o

     nome dellas o mais importante rio do mundo.
          Deposta a flexa, desarmado o arco, tornaram-se as ica-

     miabas mysticas Pythonisas, um simulacro de vestaes de Roma,
     adorando a lua, que vivia corn ellas, sozinha sem marido nos de-
     sertos do espago, errante e nomade, mudando de phase e nao de
     forma, scismadora e poetica no seu perenne esplendor.

          Peregrinas da mesma forma, nos desertos do Amazonas,
     faziam ellas patria do logar donde melhor pudessem adorar a
     deusa, que Ihes determinava a regra da vida e que tinha sobre
     ellas tao grande influencia no regimen da existencia.

          0 tempio para as expiagoes era o Logo Juci-uarua (4) donde
     traziam as muiraquitans (5) para offerecerem aos namorados na

     epoca propicia...

       (3) — [camiabas: — as amazonas.
       (3) — Logo Juci-uania: — lago onde a lua se espelha; espelho da

lua.
       (5) — Muiraqaitan: — pedra talisman. Os supersticiosos julgam que

o muiraquitan (pedra da lua) preserva de maleficios e desgracas.



NOTICIAS

                   ORPHEAO INFANTIL

     Commemorando a data de 12 de Outubro, apresehtar-se-a,
nesse dia, no Theatro Municipal, o Orpheao Infantil, composto
de tres mil criangas'Mas nossas escolas. 0 paico sera adaptado
de modo a bem acommodar tao numeroso corpo de cantores,
talvez o maior que se tenha organizado ate aqui.

     E' de prever o brilhantismo da festa, dada a competencia
do seu organizador, o maestro Joao Gomes Junior, inspector
especial de musica nas escolas publicas do Estado, e que nao
tern poupado esforgos no sentido de conseguir os mais surprehen-
dentes effeitos coraes e a maior disciplina musical do conjunto.
Sera ainda uma demonstragao da efficacia das medidas que a
recente reforma da Instrucgao Publica estabeleceu relativamente
a certas disciplinas dos nossos programmas, instituindo um
nucleo de inspectores especializados para as dirigirem.

     Hoje, sao a musica e o canto a demonstrarem a importancia
da remodelagao do ensino publico; amanha sera a gymnastica
e o esootismo; depois, o desenho e os trabalhos manuaes, pois
todas essas disciplinas, obedecendo, como a musica, a orien-
tagao de outros tantos inspectores especiaes, em breve confir-
marao a excellencia da lei que reformou o ensino em S.
Paulo.                                     ^

     0 programma, optimamente organizado, e todo composto
de musicas de reputados autores brasileiros, adaptadas as vozes
 infantis.
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 PROF, N1COLAO TOLENTINO P1RAT1N1NOA JUNIOR

     E' profundamente magoados que registramos a dolorosa
noticia do premature fallecimento do professor Nicolao Tolen-
tino Piratininga Junior, occorrido no dia 24 do mez p. findo,

nesta Capital.
     Diplomado pela nossa Escola Normal, exerceu o magiste-

rio em Santos, donde veiu para esta Capital, apos um bn-
lhante concurso feito.

     A morte inexoravel veiu surprehendel-o ainda mogo, exer-
cendo corn notavel proficiencia o cargo de auxiliar do 1.° Grupo
Escolar do Braz.

     Educador distincto, ornavam-lhe os mais bellos dotes, quer
moraes, quer intellectuaes.

     0 magisterio paulista, a familia e a sociedade soffreram
 uma grande perda corn a sua morte.

     A' Ex."'" Familia enlutada, sentidas e sinceras condolencias.

     Eis a circular, expedida pelo inspector especial de exer-
cicios physicos, Sr. Augusto Ribeiro de Carvalho, aos inspectores

districtaes:
     "Sr. Inspector Districtal.
     Alem das instrucgoes especiaes transmittidas aos Srs.

auxiliares da Inspectoria especial de exercicios physicos, soli-
cito o melhor dos vossos empenhos para que, nos dias de festa
nacional, a comegar pelo Sete de Setembro, seja desenvolvido,
nos programmas organizados em seguida a sessao litteraria
commemorativa da ephemeride a transcorrer, um pequeno
torneio de jogos e exercicios gymnasticos, a titulo de propa-
ganda, para demonstrar o progresso havido nas aulas e incitar
a cultura physica do povo.

     Sabe o collega que, nas aulas de cultura physica, nao se
tern mais em vista crear no organismo a realeza do mnsculo. 0
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seu fim capital e a conquista da scaide, que e a manifestacao
exterior do equilibrio da vida; a saude consiste no equi-
librio perfeito das grandes funcgoes vitaes, e o exercicio tern
por fim manter esse equilibrio. £ preciso lutardes e insistirdes,
para que os exercicios entrem em nossos habitos. Esta inspecto-
ria conta, de antemao, corn o vosso concurso dedicado e patrio-
tico em prol da educagao physica, a bem da fortaleza physica
da nossa nacionalidade.

     Attenciosas saudagoes."



     SECRETARIAL DO INTERIOR

Varies despachos, pelo Ex."10 Sr. Dr. Secretario do Interior

                      AGOSTO — 1926:

     D. CECILIA DE LOYOLLA BRANDAO. — Archive-se, a vista
do parecer da D. G. da Instrucgao e da informagao da Secgao,

que estao de accordb corn a lei e corn a prova existente no pro-
cesso. Excluido o tempo em que a supplicante exerceu o ma-
gisterio como substituta effectiva e que a lei vigente manda nao
computar para nomeagao de adjunta, nao fica ella nas con-
digoes legaes para provimento future que pretende. Cumpre-lhe
completar o tempo em esoola rural ou isolada urbana, mediante
concurso na epoca legal, afim de cpnquistar os requisites para
a nomeacao pela qual se empenha. E' de assignalar, previamente,
que ter os requisites legaes para o exercicio dum cargo nao e ter
direito a nomeacao respectiva, a que corresponde obrigagao de

nomeal-a, por parte do Estado.

     RAYMUNDO PASTOR.— A exposigao constante do novo reque-
rimento do supplicante, corroborada por attestado medico de
phannaceutico, visto nao haver medico em a localidade, e pela
informagao da respectiva autoridade escolar, faz certo que o
supplicante teve em os dias e horas indicados no requerimento —
accesso de febre palustre, um dos quaes em plena aula. Em tal
situagao, nao podia continuar em exercicio, nem esperar pela
concessao de licenga para retirar-se da localidade em busca de
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recursos medicos para seu tratamento. Esse conjunto de factos
e circumstancias corresponde as exigencias legaes relativas ao
micio declarado, pelo que defiro o requerimento. (Junte a por-
taria de licenga para a devida apostilla.)

     D. AUREA NOVAES DE CARVALIIO. — DOS termos do docu-
mento apresentado verafica-se que a supplicante, em razao de
molestia na vista, estava em situagao equivalente a de estar de
cama. A' vista disso, defiro o requerimento. (Junte a portaria
para ser apostillada.)

     BRAULIO DE CAMAR&O MORAES.—0 supplicante nao tern
poderes para pedir exoneragao em nome de sua filha, que in-
correu na pena da perda do cargo por abandono. E para evitar
as consequencias legaes desta, devera o supplicante juntar pro-
curagao, dentro do prazo indispensavel para conseguil-o.

     D. MARIA ROSA CARVALHO.—0 provimento das escolas
ruraes, por professores interinos, de que trata o art. 42 da lei
n.° 2.095, de 24 de dezembro do anno passado, sera feito por
meio de editaes chamando os concorrentes a prestarem exames
e, exclusivamente, para aquellas que forem bastante afastadas
dos centres populosos e que, nos concursos annuaes, nao sejam
requeridas por normalistas, devendo, portanto, a requerente
aguardar a occasiao opportuna.

     D. MARIA ZULIAN DIAS. — Sim, a vista do laudo, menos
quanto ao inicio declarado, atterita a informagao da respectiva
autoridade escolar, sendo arbitraria e infundada a affirmagao
do laudo quanto ao mencionado inicio, porquanto na data em
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que foi realizada a inspeocao nao podiam os peritos — pelo
simples exame — verificar o dia em que comecou a molestia,
e que a supplicante esteve de cama.

     D. ANNA IDALINA VIEIRA. — A supplicante incorreu nas
penas do art. 16 do decreto n. 3.205, de 1920, segundo informa
a respectiva autoridade escolar. Ha, entretanto, formal diver-
gencia entre essa informacao e o requerimento de fis. 1, no to-
cante a data em que se deu o afastamento, pois a autoridade
escolar declara que foi a 6 e a supplicante, que foi a 26 de julho,
pelo que dever-se-a providenciar no sentido da referida autori-
dade se pronunciar em definitive quanto a inspeccao, a vista
do attestado e das informacoes, e que devera ser feita em Botu-
catu, por intermedio do Servico Sanitario, e corn urgencia.

     D. ADILLA DE ABREU. — A' vista das informagoes, deve ser
pago a requerente durante o periodo de 14 de marco a 15 de
maio p. passado, tempo em que esperou a sua disponibilidade,
o mesmo que percebeu durante a ultima licenga. (Prov.)

     D. DIVA DE CASTRO PRADO. — Indeferido, de accordo corn
a informacao supra; o attestado medico offerecido nao declarava
a supplicante doente de cama.

     D. OLGA VIEIRA DOS SANTOS RAMOS. — A supplicante, ao
tempo em que fez o requerimento de fis. 1, I." de julho, nao tinha
direito aos dots mezes 'de licenga, nos termos do art. 25 da lei
n.° 1.521, de 1916, que entao pediu, pois, segundo esta expresso
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 nesse dispositive — o prazo de dois mezes e a contar do ultimo
 mez de gestacao, e nos termos da informagao de fis. 4, extrahida
 do registo da Maternidade desta capital, a supplicante teve o seu
 parto a 16 de junho ultimo. Si o director do grupo em que a
 supplicante exerce o magisterio houvesse, como Ihe cumpria —

. em observancia de lei clara, como e o art. 17, paragrapho 2°,
 do decreto n.° 3.205, de 1920, e bem assim do despacho de fis.
 1 — verificado o facto allegado e informasse de sciencia propria,
 ter-se^a evitado concessao de licenca corn fundamento em attes-
 tado que nao exprime a realidade.

      E' injustificavel que o facultative que, a 16 de junho fez o
 parto em questao, e lancou na papeleta as indicacoes constantes
 do livro respective, transcrito na informacao de fis. 4, attes-
 tasse a 1.° de julho, que a parturiente de entao estava no none
 mez de gravidez. Corn semelhante procedimento, a autoridade
 escolar e o medico assistente concorreram para augmentar os
 encargos do Thesouro, injustificadamente, illegalmente.

      Pelos fundamentos expostos, reformo os despachos de fis. 3
 e v., para conceder, como de facto concedo a supplicante, um mez
 de licenca a contar do parto, isto e, de 16 de junho p. passado.

     D. MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA. — A allegacao de igno-
rancia da lei, allegada pela autoridade escolar a favor da
supplicante, nao Ihe pode aproveitar, tanto mais que o disposi-
tive regulamentar da materia nao e recente, como diz a mesma
autoridade, mas uma simples reproduccao da lei n. 1.521, de
1916. — Concede, pois, a licenca sem o inicio pedido, pois que
a licenca foi requerida corn violacao da lei expressa.

     D. ANTONIA DE AZEVEDO. — Providencie sobre a inspeccao
no local em que se acha a supplicante. Cumpre observar a auto-
ridade escolar que firmou a informacab de fis., que o facto de
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estar de cama ou impossibilitada de viajar deve ser verificado
pessoalmente e nao se louvando em attestado.

     D. MARIA AMELIA VIEIRA. — A informacao de fis. 1, v., do
respectivo inspector-escolar nao suppre as exigencias legaes, por
isso que a lei exige que a circumstancia de estar de cama ao
tempo em que requereu a licenga, seja expressamente referida
no attestado e na declaracao da autoridade escolar. Ora, as auto-
ridades que informaram a fis. 1, v., nem mesmo visitaram a
supplicante, e o attestado medico omitte aquella circumstancia
que nelle devia figurar expressamente. Concede, pois, a licenga
sem inicio pedido.

     D. ZELIA DE QUEIROZ RIBEIRO. — Pede dispensa de
acompanhar a classe ao recreio. — A' vista das informacoes,
nao e attendivel o presente pedido de dispensa de actos que
competem aos professores, de accordo corn a lei em vigor. — 0
deferimento deste pedido traria necessariamente a indisciplina
e desordem ao estabelecimento em que a requerente trabalha.

    PLINIO BITTENCOURT.—Nao ha conveniencia para o en-
sino em ser attendido o presente pedido de nomeagao, por
estarem em exercicio no grupo cinco adjuntos homens.

     D. ANNA FRAGOSO. — Pede a supplicante, alem dos dois
mezes de licenca, que Ihe foram concedidos, em virtude do laudo
de inspeccao de fis. 12, mais oito mezes, para tratamento de sua
saude, sem vencimentos. — Nao pode ser attendida. A suppli-
cante so pode, de accordo corn a lei, obter licenca para trata-
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mento de saude, mediante inspeccao. Ora. o laudo da inspect
a que foi submettida a 26 de julho ultimo, conclue que e de dois
mezes o prazo para a sua cura, e esse e o tempo de licenga. SL
nao for sufficiente, a supplicante tera que renovar a inspecgao,
dentro do prazo legal. A nao ser para tratamento de saude, a
licenga se converte em concessao para tratar de interesse privado,
que e contrario a lei e aos interesses do ensino, como tern sido
decidido uniformemente por esta Secretaria.

     D. MARIA JOSE NEVES. — Nao foram preenchidos os requi-
sites legaes para o inicio pedido. Em 3 de agosto a supplicante
mandou ao director do grupo em que trabalha a communicacao
de fis. 2, de que por estar doente e muito nervosa, seguia para
Jaboticabal e conforme opiniao do seu medico, vollaria ou pe-
diria licenca; a 4 do mesmo mez apresentou o requerimento de
fis. 2, instruido corn attestado medico de Dourado, verificando
a autoridade que nesse dia estava de cama, mas tendo partido no
dia 6 para Jaboticabal. Verifica-s-e, pois, que a 2 do corrente
nao estava de cama e que, iriuito embora encontrada de cama a
4 nao tinha molestia que reclamasse ficar acamada, tanto que
 a'6 partiu para Jaboticabal. A' vista dos factos assim provados,
 nao pode obter licenca corn inicio declarado ou pedido, e para
 a licenca nos termos communs, devera ser submettida a inspeccao
 medica nesta capital, corn urgencia.
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