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A REVISTA ESCOLAR
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     Entre nos, as qu.es.t6es relatlvas ao ensino publico,

mormente quando se referem as instituicoes escolares, mui
raramente sao tratadas pela imprensa corn a attencao que
reclamam.

     Em geral, o purido de ostentar erudicdo sacrifica o

senso analytico que, no case, deveria predominar. Dahi
resulta nao ficar o assumpto esclarecido e, as vezes, nem
siquer sao assignalados os pontos que realmente deman-
dam rectificacoes, ou aperfeicoamentos. 0 espirito critico,
ao inves de applicar-se a uma analyse calma, reflectida,
tendo por escopo examinar, corrigir e guiar, mantem-se

no terreno puramente theorico, sob o dominio dum verba-
lismo insolito, sem nenhum resultado pratico e positive.

     E assim, absorvido per doutrinas de todos os matizes,
boas ou mas, obsoletas ou modernas, umas colhidas na pe-
dagogia classica, outras recebidas pelo ultimo transatlantico

— esse mesmo espirito desvia-se do assumpto que deveria
constituir o objecto capital de seu estudo, ou, melhor-
mente, abandona-o para substituil-o por esse pessimismo
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 systematico por tudo quanto e nosso em • materia de ensino.
 Citam-se, entao, numa verdadeira caudal de transcricoes,
 os institutes escolares estrangeiros, seus methodos educa-
 tivos, suas innovacoes etc., etc., como paradigmas que de-
 vemos seguir cegamente; entretanto, nao se trata de en-
 carar esse facto sob o ponto de vista do nosso meio, da
 nossa indole, dos nossos costumes, das nossas necessida-
 des ethnicas e sociaes, emfim.

      E e por am processo tao summario, qudo imperfeito,
 que sao julgadas e estudadas nossas organizacoes escola-
 res. Nao trazem e!las em suas contextura a copia fiel das
 congeneres d'alem mar? Nao prestam; nao valem nodal

     Tal maneira de encarar os problemas de ensino entre
 nos,^ jd deu margem a que, no "Estado de S. Paulo," em
 topicos dum rodape intitulado "Sua Eminencia o Extran-
 geiro" — o illustrado escritor Amadeu Amoral assim se
 exprimisse:

     "Somos como uma familia que residisse nun^ velho
 predio cheio de rachas, atacado de tremores e que, em vez
 de reforcar as paredes e de limpar a casa, mobilasse e
adornasse o seu interior a. feicdo de um bazar de moveis
 de todos os paises e corn quinquilharias de todos os turcos
 de passagem.

     Em materia de instrucdo primdria, para dar um exem-
plo, reclama-se a cada momenta que sejam adoptados a
toda pressa os ultimos aperfeicoamentos aparecidos nos
Estados Unidos, na Suecia ou na Allemanna: escolas para
atrasados mentals, escolas ao ar livre, escolas-sanatorios
de praia ou de montanha, registos antropometricos e psico-
metricos da pequenada, aulas de ginastica e de "sloid,"
cursos de anti-alcoolismo, de civismo e de patacoadas;
enfim,.tudo, tudo quanto surge no campo dos oculos de
alcance voltados para alem. Entretanto, o de que necessi-
tamos por agora corn verdadeira urgencia e simplesmente
— de escolas; de escolas "tout court," como se diz em
bom portugues.
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     Escolas primdrissimas, onde se ensine a ler, escrever e
contar, o. amar a pdtria e a decorar os mandamentos do De-
cdlogo, — eis o de que precisamos antes de mais.

     Muitas escolas .assim, em casas grandes e belas, em
galpoes, em ranches, em mansardas, ao ar livre, sem ar
livre, corn psicometria ou sem ela, corn professores sdbios
ou simplesmente corn decurioes honestos e ajuizados; mi-
lhares de escolas assim, espalhadas por toda a parte, em
todos os bairros, em todas as fazendas, em todos.os povo-
ados, em todos os recantos, — eis o essencial para um pais
onde o analfabetismo impera e onde o analfabetismo
moral ainda faz rnaiores estragos do que o outro, como em
toda a parte.

     Se, porem, por uma hipotese muito remota, se fi-
xasse entre nos este criteria modesto e razodvel, que seria
dos nossos bons patricios especializados em altos questoes
de cultura intensiva, dos que precisam mostrar o que sabem
e dos que dvidamente acompanham atraves das revistas o
triunfal movimento das ideas e das realidades no seio das
civilizacoes dindmicas?

     Ai e que esta a grande difficuldade."
     Salvante certos pontos, taes como aquelle em que o dis-

tincto academico entende dever-se dar um caracter de nimia
simplicidade aos programmes dos nossos cursos primaries,
as suas proposicoes encerram, corn toda justeza e opportu-
nidade, verdades irretorquiveis.

     Nada, pois, nos resta a accrescentar; apenas pedimos
venia ao autor para, em parodia d ultima phrase do trecho
citado^ dizer:

     "Ahi e que esta a grande verdade."



QUESTOES GERAES

              0 METHODO "MONTESSORI"

     Tern tornado grande desenvolvimento, nestes ultimos annos,
um novo methodo de educagao da prirneira infancia, cuja fama
ja chegou ate ao Brasil. Trata-se do methodo "Montessori," do
norne duma grande educadora italiana, Maria Montessori, for-

mada em medicina pela Universidade de Roma e que a pnnc!-
pio se dedicou, como especialista profissional, aos deficientes

e anormaes.
     Estudante applicada e intelligente de psychiatria, foi es-

sencialmente como medica que ella iniciou as investigagoes e
trabalhos que a levararn, pelo carninho da observagao indivi-
dual, ao terreno da pedagogia propriarnente dita.

     A Dra. Montessori tornou corno guia de seus estudos os.
 irnportantes trabalhos e experien'cias decisivas de dois grandes
 especialistas, Seguin e Itard, cujos rnethodos applicou no tra-

 tarnento dos deficientes e anorrnaes.
      Sao mais ou menos conhecidos os processos applicados a

 esses enfermos conhecidos pela designagao geral de retardados.
      0 trabalho de cura se resume na re-edu'cagao ou na edu-

 cagao das faculdades perdidas ou embotadas; faz-se por proces-
 ses de gymnastica mental, ou physica, que vae desentorpecendo a.
 intelligencia e os sentidos ate restabelecer-lhes pleno funccio-
 namento ou ate ao maxirno grao permissivel pela gravidade da
 doenga. De observagao em observagao, a pedagogia italiana foi
 chegando a conclusao de que havia uma certa identidade entre
 o individuo corn o seu desenvolvimento psychico e sensonal
 retardado anormalmento, isto e, numa edade ern que commu-
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mente certas faculdades ja devem estar desenvolvidas, e a

crianga, na primeira edade.
     No primeiro caso, tratava^sei dum retardado anormal; no .

segundo, dum retardado normal, isto e, corn os sentidos e a in-
telligencia num grao de desenvolvimento rudimentar proporcio-

nal a sua edade.
     Da identidade dos casos concluiu ella a identidade dos

processes a applicar, chegando por outra via a formula do
jardim da infancia de Frcebel, segundo a qual a educagao do
homem deve comegar desde o bergo, comtanto que se appliquem
 processes especiaes adequados a situagao dos individuos cuja
 edade nao permitte o systema commum da escola primana do

 typo corrente.
     Parecera, a primeira vista, que nao Valeria a pena tantos

 esforgos e estudos para chegar-se a uma conclusao ja conhecida

 e ate applicada, durante muitos annos.
      Corn effeito, o jardim da infancia de Frcebel e o jardim

 da infancia de Montessori, denominado pela sua creadora de
 Casa de Bambini, nao sao duas coisas differentes, na sua es-

 sencia.
      Num e outro poem-se em jogo certos exercicios que se

 destinam a promover o desenvolvimento dos sentidos e da intel-

 ligencia.
      No jardim da infancia e na Casa dei Bambini as cnangas

 executarn os seus exercicios por meio de jogos infantis e brm-

 quedos.
      So urn exame comparative do systema "Frcebel e do syste-

 ma "Montessori," nos seus meios de acgao, podera juatificar
 esses esforgos e estudos, pondo em destaque as differengas que os

 di'stinguem.
      Resumindo, os fins do jardim da infancia de Frcebel sao:

 o desenvolvirnento dos musculos, do espirito de observagao, do
  senso musical; organizagao dos jogos e elevagao do nive^ dos
  prazeres em geral; promover o amor a natureza, pondo as cn-
  angas em contacto corn ella; o adestramento da mao, o desen-
  volvimento da apreciagao visual e dos sentidos em geral; pra-
  tica do manejo da materia e de suas qualidades; ministrar iio-
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goes de grandeza e de numero; educagao moral corn o despertar
do sentirnento religioso. Alern dos canticos, da jardinagern e
dos trabalhos rnanuaes, Froebel poe ern jogo uma serie geome-
trica que cornega pela esphera, vae ao cubo decornponivel em
varies sentidos, chegando depois as superficies, linhas e pontos.

     E' esse, em synthese, o apparelharnento do iardim da in-
fancia froebeliano que tern correspondido e ainda corresponde
satisfactoriarnente as necessidades educativas da prirneira in-
fancia.

     Elle representa rnesrno urna das grandes creagoes geniaes
da Hurnanidade, pelo que tern de intuigao de verdades que so
muito rnais tarde, esforgos accurnulados de experirnentadores
esforgados conseguiram precisar.

     A Casa dei Bambini representa precisarnente urna refor-
ma fundamental do frofibelismo nos seus rneios de acgao, inspi-
rada exactamente nas experiencias realizadas posteriorrnente.

     Para que se av&lie bem o valor de anteeipagao genial que
ha no froebelismo, basta lembrar que essa preoccupagao de in-
iluencias, pela formagao e pelo desenvolvimento dos sentidos,
a educacao do individuo, surgiu nurna epoca ern que as mais
serias resistencias se oppunham ao conceito durna co-relagao
entre o ser psychieo e o ser physico.

     Ainda nao existia, sob urna forma organizada, a psycholo-
gia experimental, na rnodema sciencia que filiou tao estreita-
mente, grande nurnero de phenornenos do mundo moral a phy-
siologia do systema nervoso.

     Dahi, certas falhas do froe.belismo, falhas que Ihe tirarn
o caracter scientificamente systemalico. A finalidade de rnuitos
dons froebelianos tern algurna coisa de vago, de indeterrninado,
a que faltarn as precisoes que a feigao positiva da sciencia mo-
dernarnente exige em todos os campos da actividade, a investi-
gagao humana.

     Alguns "rnotivos," rnesmo, dos dons froehelianos resen-
tern-se durna nevoa de rnetaphysica que, so mais tarde, as obser-
vagoes dos continuadores e inlerpretadores de Froebel consegui-
ram esbater. A evolugao da psychologia, ate chegar a
considerar-se urna sciencia ja grandernente experimental, veiu
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justificar o froebelisrno, corn razoes novas que acarretarn a ne-

oessidade de novos rneios de applicagao do systerna.

     Foi esse o trabalho da Dra. Maria Montessori.

     Os dons frabelianos rnodificararn-se, transforrnararn-se,,

forarn subsrituidos para corresponderern rnais completarnente a

fins rnais precisos. De tal sorte se fez essa transforrnagao, que se

c.hegou a urn systema novo pela differenga e pelas modificagoes

dos meios e instrurnentos ernpregados, cada qual corn urna

accao rnais lirnitadarnerite determinada e corn um alcance mais

scientificamente preciso.

     Elles se relacionam mais directamente corn os attributes

e funcgoes do ser physico a desenvolver, que o methodo "Mon-

tessori" considera prirnordialmente urn organisrno cujos senti-

dos devern ser levados a maxima intensidade perceptiva. 0

methodo "Montessori" nao e nem pode pretender ser uma coisa

differente do froebelismo, nern antagonica ao systerna do grande

educador allernao. E urn passo culrninante de sua evolugao. A

Casa dei Bambini e o jardirn da infancia reorganizado sobre

bases mais racionaes, mais positivas, rnais scientificas.

                                  CORYNTHO DA FONSECA.

* * *

                       0 CARACTER

       ^     Na cultura do caracter resurne-se toda a educagao moral
durn individuo. E' esse, o verdadeiro firn da educagao completa,
integral. 0 caracler faz corn que o homem permanega firme aos
seus principios entre as provas e tentagoes da vida; habilita-o
a agir obedecendo a justiga e a verdade; a calar-se quando o
falar seja murmurar; fal-o proceder como homem entre os
outros homens. 0 caracter e um poder, uma forga no mundo.

     E' dever, pois, de todo o educador empregar o rnaxirno de
seus esforgos ern desenvolver na crianga um caracler firme,
forte, completo.
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     Quando isto for conseguido, pode-se dizer que a educacao
alcangou a meta desejada.

     So e verdadeiramente educado o homem que aprendeu na
infancia a empregar a sua vontade na execugao de actos dignos;
quando o s.eu intellecto — esse adrniravel rnachinisrno estiver
perfeito, isto e, corn todas as pegas egualmente fortes, cada uma
desernpenhando sua rnissao — prompto, emfim, a ser mil, a ser

bem aproveilado.
     E",, educado o hornem que conhece as grandes e fundamen-

taes leis da natureza.
     Ser educado nao e ser asceta; e ter vivacidade, alegria e do-

rninio das paixoes pela vontade vigorosa. E' aprender a. arnar
o bello na natur.eza e na arte; a odiar a vileza, a respeitar aos
outros, hern como a si rnesrno.

     Este deve ser o ideal de todo educador. Pode nao alcan-
cal-o; rnas nao procural-o, e injustiga para dom os seus disci-
pulos.

                             * * *

      0 APPARELHAMENTO ' MONTESSORr E 0

              SELJ MODO DE APPLICA^AO

     Antes de mais nada, e a propria autora do methodo que nos
poe em guarda contra o precalgo de se considerar apenas a
parte material dos seus apparelhos.

     A tendencia do professor — diz ella — deve ser antes
para o espirito do que para o mecanismo do methodo.

     Ern seguida insiste no preceito de se respeitarern as livres
rnanifestagoes naturaes da crianga.

     Tudo quanto force a sua attitude, como cadeiras e bancos
fixos etc. . . e summariarnente condemnado.

     Ella recornmenda um mobiliario leve e facilmente amo-
vivel pelas proprias criangas, sendo que certos iexercicios esco-
lares sao executados sirnplesrnente sobre urn tapete.

     A aboligao dos prernios e recornpensas e a mais formal.
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     A Twre e urn dos primeiros exercicios, no qual as crian-

cas aprendem a avaliar as relagoes de dimensao.
     Compoe-se duma collecgao de cubos de grandeza decres-

cente, que ellas arrumam, accumulam gradualmente, do maior

para o rnenor.
     Corno exercicio charnado da "vida pratica e que constitue

urna innovagao, ha oito rnolduras, tendo cada uma duas bandas
de panno que se ligam pelos varies processes usados no vestua-

 rio.
     Sao de tal modo arranjados esses quadros que, gragas, a

 elles as criangas adestram os dedos nas operagoes mais diffi-
 ceis'de executar, para ellas, como abotoar, dar lagos, acol-

 chetar etc. ...
      Como conrinuagao do jogo da Torre, ha tres pnsmas

 grosses, de madeira, corn dez buracos circulares cada um. No
 prirneiro, os buracos decrescem em diametro; no segundo, em

 altura e diarnetro; e no tercairo, em altura somente.
      Cada um des&es prisma's traz uma collecgao de dez cylm-

 dros corn um pegador, como os pesos de balangas communs, mas
 de rnadeira. 0 jogo consiste em acertar as criangas corn o cy-
 lindro correspondente ao buraco onde deve caber exactamente.

    As criangas sao levada's, como se ve, por esse exercicio, a um
  esforgo de apreciagao e comparagao de dimensoes cujos erros

 o proprio apparelho poe em evidencia.
      Duas collecgoes de dez prismas cada uma, uma mais larga,

  outra mais estreita, formam uma variante dos exercicios de
  avaliagao e apreciagao comparativa de grandezas. Chamam-se,
  respecrivamente, a escada larga e a escada comprida.

       Esta ultima decresce a razao de um decimetre per pnsma
  ou por degrao e offerece opportunidade a varies exercicios de

  iniciagao arilhmetica.
       Como primeiro exercicio para a audicao, figuram seis

  caixas, cada uma das quaes corn certa quantidade de material

  differente.
       As criancas sao adestradas em conhacer o material que

  cada uma cornem, ouvindo o ruido que ellas fazem, sacudidas.
       As caixas das .cores desenvolvem o &entido da visao.
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     Sao duas caixas contendo cada urna sesselita e quatro car-
reteis chatos corn oito cores e oito nuangas de cada cor.

     Os alurnnos sao convidados a casar cada cor, cada torn
durna caixa, corn o correspondente da outra.

     E' urn exercicio que seria muito util para rnuita gente
grande que attribue a fatalidades rnorbidas de retina a incapa-
cidade de destringar entre cerlas nuangas rnuito proxirnas.

     Ver-sie-a que ern muitos casos se trata durn caso de sim-
ples rna educacao visual.

     Para a differenciagao do peso, a Dra. Montessori imaginou
tres collecgoes de taboinhas, pesando, respecrivamente, 24. 18 e
12 grammas.

     Misturadas essas taboinhas, as criangas terao de classifi-
cal-as segundo os pesos, avaliados sobre as maozinhas.

     Duas plaeas, uma forrada por urn quadrado de papel de
lixa, ao lado doutro, do rnesmo tamanho, de papel liso; a
outra, forrada por doze tiras de papel liso e papel de lixa; alter-
nadas, servern para exercitar o tacto.

     Esse exercicio coslurna ser repetido pelas criangas ven-
dadas.

     Corno urn desenvolvimento deste ultimo exercicio tactil,
figura uma collecgao de tecidos de naturozas diversas, corno
velludo, seda, linho, algodao etc.... que as criangas tern de
differengar, primeiro pela visao e pelo tacto, depois pelo tacto
so, corn os' olhos vendados.

     Vern, depois, duas collecgoes de placas affectando varias
forrnas planas, geralrnente geometricas. Nurna dellas os solidos
sao de madeira, corn pegadores ie tern, corno os cylindros. en-
caixes onde as criangas se exercitarn ern ageital-os.

     Alern disso, percorrem-lhe a peripheria corn os dedos, pri-
rneiro, vendo-os, depois de olhos vendados, de rnodo a identifi-
car-lhes os nomes, que entao aprendem corn as respectivas
forrnas.

     Em tres quadros muraes, essas formas sao reproduzidas,
ern cheio, em lineamento grosso e a trago fino.

     A outra collecgao e de dez placas de metal, affectando
outras tantas formas geometricas regulares.
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     Corn ellas comegam os primeiros exercicios de desenho.

     Applicando cada placa sobre papel branco, executam-se
duas especies de exercicios, ora riscando a lapis toda a parte
do papel nao occupada pela placa, ou riscando sirnplesrnente

 o perimetro de cada figura.                           •
      Passarn, entao, as criang,as a leitura e a e&crita e a ari-

 thmetica.
      0 estudo da leitura e escrita e feito simultaneamente.
      Ha, para isso, um alphabeto feito de cartoes, onde as letras

 sao formadas de lixa, que os alumnos reconbecern pelo tacto,
.ora a olho de&coberto, ora vendados, exercitando-se ern formar

 palavras pelo methodo da phonagao.

      A professora poe todo o cuidado ern fazer corn que os
 alumnos percorram cada letra corn os dedos, no sentido da

 escrita, de modo que insensivelrnente educam os rnovimentos

 musculares para escreverem.
      Para o ensino dos numeros procede-se sernelhantemente, e

 as operagoes fundarnentaes sao aprendidas corn o uso conjunto
 de algarismos de lixa e de paozinhos, como no rnethodo aconse-
 lhado por Laisant, na sua Iniciacdo Mathematica.

      Eis o essencial de que se compoe o material didactico do

 systema "Montessori," ja accrescido hoje dalguns elementos
  novos, dos quaes se destacam como mais dignos de nota os desti-

  nados a educagao musical.
       Consistem numa dupla collecgao de treze campainhas, iri-

  ventadas e introduzidas no systema pela professora Macche-
  roni, directora da Casa dei Bambini, de Milao, e de taboas

  corn cinco sulcos parallelos, representando o pentagramma, e
  rodelas de pao, representando notas que se fixarn nesses sulcos.

       As campainhas representam uma escala chrornatica.
       Primeiro, a profiessora faz vibrar urna campainha durna das

  collecgoes, emqTianto que um alurnno procura fazer vibrar a
  campainha doutra collecgao, cujo som corresponda exactameme

  ao da campainha vibrada.
       0 exercicio vae se complicando gradativairaente, ate que os

  alurnnos sejarn capazes de dizer o norne exacto da nota vibrada,
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provando assirn poder guardar a rnernoria sonica de cada nota
e identifical-a pelo ouvido.

     Os pe'ntagrarnrnas servem de iniciagao a graphia musical.
     Outros rnuitos exercicios interessantes se executam na Casu

dei Bambini, que rnerecern referencia.

     Assirn, os cantos e dansas rythrnicas, o passeio sobre a
linha de giz, trago caprichoso feito no chao e que os pequenos
seguern cuidadosarnente.

     Uma grande parte do prograrnma e dedicada aos "exer-
cicios da vida pratica." Assim, entre elles, figurarn o vestir e
o despir, o asseio pessoal, a arrurnagao da casa e a refeigao.

     Neste ultimo, o Chiquinho e a sua buligosa prirna. os tre-
fegos heroes d'O Tico-Tico, provarn que, bern aproveitados,
podem deixar de ser os terriveis quebra-lougas de tradigao.

     Nas creches italianas, onde funcciona, o methodo "Mon-
tessori" e feito so por interessantes garotos e garotas de tres a
cinco annos.

     Corn o rnaxirno cuidado, grande geito e rnuita ordern, ser-
vern a mesa e comem corn adernanes de gente da rnais fina e
educada. E, no requinte, so usarn louga fina, que as pequenas
rnaozinhas manejarn sern desastre.

     Os trabalhos rnanuaes mais correntes resumern-se na mo-
delagem.

     Cada pequeno tern a seu cuidado uma planta peia qual
vela corn carinho e zeio.

     Nos exercicios de linguagem, a professora ensina-lhes a
cornpor, corn a mirnica adequada as expressoes das phrases
que enunciam.

     Falta referir, para rernate, um curiosissimo exercicio mon-
tessoriano e a que chamarn a hora do silencio.

     Por meio de — pstts! gradativos, a professora vae le-
vando, pouco a pouco, o seu rebanho ao silencio mais complete.

     Depois, cada vez rnais baixo, cada vez rnais baixo, charna
urn, charna outro dos petizes, faz estalar urn palito, vae discri-
minando essa porgao de ruidos do silencio, si nos perrnittem a
expressao, o que da a hora dp silencio uma singular poesia. um



                             1^REVISTA ESCOLAR   ^_________1-

encanto especial, ae mesmo tempo que apura ao maximo a fa-

culdade auditiva.
                              ;i:

     Um homem que, como principal adestramento, tenhacon-

seguido desenvolver ate o maximo de acuidade todos os sentidos,
podeter considerado como um trabalho de educagao grande-

 mente desenvolvido.                          -».„„„ p11p
     Um dos principaes elementos de educagao tem-n-o elie

 nessa maior capacidade para receber as impressoes do ambiente.
 Ssideremos o valor formidavel desse appa'-elhament^o-

 rial e facilmentq chegaremos a affirmagao durn dos mais de

 cisivos valores do methodo "Montessori" que, sem se descuidar

 dos outros factores do problema, tao intensamente promove o
 desenvolvimemo funccional dos sentidos, pontes naturaes de

 cornmunicagao do homem corn o mundo exterior.     ^
      Outra conclusao, que tambern facilmente se tirara^do ex-

 nosto e que, de Froebel a Montessori, nao ha mnovagoes, no

  senrido revolucionario do termo, rnas dvolugao, a rnesma que

  vae dum empirismo genial as conclusoes racionaes do espirito

  scientifico.
                               *

       As qualidades e vantagens do methodo "Montessori" nao

  estao por demonstrar.
       Surgido na Italia, em pouco annos mvadiu os Estados

  Unidos, onde se generalizou a ponto de funccionarern la, alem

  de innumeras Case dei Bambini, varias escolas norrnaes para

  professoras rnontessonanas.
       DOS Estados Unidos irradiou o rnovimento para a In-

   glaterra, Hespanha, Franga e Portugal, nao se Ihe conservando

   estranho o proprio Brasil.
                                  CORYNTHO DA FONSECA.

Para as criancas dez bons conselhos
     nao valem um bom exemplo.



                 Todfi liqdo de Arithmetica deveria comecar corn
            problemas oraes, calculos mentaes, recordando li-
            coes anteriores a medida que a classe fosse enca-
            minhada para a licao do dia.

     Professor. — Venha ao quadro-negro, Alvaro. Tome a
regua e trace uma linha que tenha cinco decimetres de compri-
mento, marcando nella os decimetres.

     Alumno. — {Tracando.) Tern certinho os cinco decimetres.
     P- — Pedro, venha fazer urn quadrado, aproveitando essa

linha que o Alvaro tragou.
     A- — Os oulros tres lados do quadrado tarnbem hao de ter

•cinco decirnetros.
     A.—Ah!. . . ja se sabe, sinao nao seria urn quadrado!
     P. — Marque os decimetres ern todas as quatro linhas.
     A. — Estao rnarcados.
     P.—Agora, quadricule o quadrado, seguindo as marcas.
     A. — Parece urna taboa de jogar xadrez.
     A. — Ou para jogo de darnas.
     P- — Quantos quadrados grandes rinharnos?
     A-—Urn, corn cinco decimetres, em cada um dos lados.
    P. —' Quantos quadrados pequenos?
     A. — So contando-os.
    A. — Eu sei: sao vinte e cinco.
    P.—Esses vinte e cinco decimetres, que figuras formam?
    A- — Formam vinte e cinco quadradinhos.
    P- — Entao, sao vinte e cinco decimetres quadrados.





REVISTA ESCOLAR

     Facarn'agora a mesma coisa nos seus papeis, mas, em vez
de decimetres, tracem centimetres, porque os papeis sao pe-

quenos.
     •A.—0 meiu xadrez esta prompto.
     A.—Cinco centimetres de base e outros cinco de altura;

ao todo sao vinte e cinco centimetres quadrados.
     p. _ Virem agora o's papeis e tracem nelles urna Irnha.

     A,—De que cornprirnento?
   . p — Do comprimento que quizerern, corn tanto que nao

deixern o vizinho ver, nem saber. E' um segredo.^ Tracem
as linbas marcando os centimetres. (Essa especie de segredo

 agrada immense. Ver-se-.do os alumnos, muito attentos, para que
 ninguem. saiba de que comprimento e a sw linha.)

     _ Agora, todos os lapis nas carteiras, papeis virados corn

 o segredo para baixo.
      A.—So eu, o lapis e a carteira, sabernos o compnrnento

 da linha tagada.
      p. — Sobre essa linha segredo, todos tracern urn quadrado.
      Espere, Mario; corn o lapis, nao. Eu nao diss'e: "lapis nas

 carteiras?". ...                                    .  ,
      A.—Desculpe-rne. Eu estava corn tanta pressa! Quena ser

 o primeiro!
      p. _ Cada um de voces imagine tragar sobre a sua imha

 um quadrado; imagine somente esse quadrado.

      A.—Vm quadrado imaginario?
      p._Sim: um quadrado imaginario. Attengao! A' medida

 que tiverem tragado o quadrado imaginary e contado o numero
 de centimetras quadrados que elle contern, vao dando signal

 corn as rnaos.
      A.—Prornpto!
      p. _ Ninguem levante as rnaos, sem ter feito a conta, sem

  saber bem certo quantos centimetres quadrados tern o quadrado

  imaginario sobre a linha de segredo.
       (Quando todas, ou a maioria das/mdos, estiverem levanta-

  das, o professor continuayd.)
      _ Renato, quantos centimetros quadrados fez voce sobre

  a sua linha?

•AlSSiiiyc.,-
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      A. — 0 rneu quad'rado imaginario tern 49 centimetres qua-
 drados.

      p- — Vejarnos quern podera adivinhar agora quantos centi-
 metres de cornprirnento tern a linha sobre a qual Renato fez
 seu quadrado?

      A. — Eu sei!
      A. —Eu sei!
     P. — Diga voce, Paulo.
      A. — A linha do Renato rnede 7 centimetres.

     P.—Muito bern! Vire o seu papel, Renato. Vamos veri-
 ficar.

      A.—Esta certo; confere.
     P-—Francisco, o seu quadrado quantos centimetres tern?
     A. — 0 meu tern 100 centimetres quadrados.
     P. — Que comprirnento tera a linha?
     A. —'A linha sobre a qual Francisco imaginou o quadrado

tern 10 centimetres.

     A. — (Virando o papel.) Exacto.
     P. — No quadro-negro fizernos um quadrado sobre cinco

decimetres. Vou escrever isso. (Escreve.) 5 quadrado, ou o qua-
 drado de 5 == 25.

     Venha voce, Carlos, escrever o quadrado da sua linha.

     A.— (Escrevendo.) 0 quadrado de 8 = 64.
     [Varies alumnos escrev<erdo por extenso os seus quadrados.)
     P-—Voces todos ja ouviram falar em tachygraphia? Nao

ouviram?
     A. — Eu ja ouvi, mas nao sei o que e.
     P- — E' a arte de escrever quasi tao rapidarnente como se

fala.
     A. — E corno fazemos quando escrevernos algarismos.
     A- — Si fossernos escrever os nurneros por extenso, corn

letras, levariamos muito tempo.
     P.—Pois vamos usar uma especie de tachygraphia. Em

vez de escrever por extenso o quadrado de cinco, e&ceveremos :

                   5 2 ^ 25.
                   8 2 -= 64.
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           CONHECIMENTOS GERAES SOBRE A ASIA

                Ensine o professor este ponto do programma,
            nuncfi dispensando o mappa.

     — Vamos 'continuar o nosso estudo de Geographia. Trata-

remos hoje da Asia. Veja, Arthur, a que continente ella esta li-

gada.

     — Muito bem, e isso mesmo: A Asia esta ligada a Europa

e corn ella forma. . . o que? Quern sabe? Diga, Cesar.

     — Sirn. Forma o Conrinente Antigo. Agora, prestem

muita attengao. A Asia estava tambem, ligada a Africa, mas,

corn a abertura do Canal de Suez, como veem aqui no mappa,

ficou separada, formando a Africa, sozinha, um continente.

     Quern pode me dizer o nome desse conrinente?

     — Bravos, Mario! Disse bem: Continente Africano. Ve-

jamos o que voces notam na Asia.

     — Exactamente, Antonio: as costas da Asia sao muito

irr'egulares.

    —Que mais voces observam?

     — Bern observado, Luiz: a Asia e banhada por diversos

mares e e tambem muito rnontanhosa.

     Leia, aqui no mappa, Henrique, os homPas dos mares e

oceanos que banham a Asia.

     — Perfeitamente. Tamos, entao, o Mar Vermelho, o Me-

diterraneo, o Mar das Indias, o Mar da China, o Oceano Paci-

fico, o Mar do Japao, o de Behring, o de Kara e o Oceano Gla-

cial Arctico. . . Joaquirn, veja o que rnais .se en'contra nas costas

da Asia.

     — Sim: encontram-se golfos, ilhas e peninsulas.

     Venha ao rnappa, Nero, e va lendo os nomes dos golfos,

ilhas e peninsulas mai's importantes, que' eu for apontando.

     — Muito bem! Temos, entao, o Golfo Persico; o de

Oman, o de Bengala, e as peninsulas de Malaca, Arabia, Hin-

dostao, Indo-China; as ilhas de Ceylao, Maldivas, Yeso, Nippon,

e outras que forrnam o Japao.
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     Vamos agora ver o oentro da Asia, ou a Asia Central.
     Examine o mappa, Carlito, e diga-nos alguma coisa.
     — Diz bem, Carlito. Na Asia encontram-se muitos rios,

montanhas, planaltos e vulcoes.
     Venha ao mappa, Agrippino, e va lando os nomes que eu

for apontando.                  /
     — Entao, vimos que a Asia possue montanhas elevadas,

como os Montes Uraes, o Caucaso, o Himalaya, que e a serra
mais alta do globo etc.

     Vejamos, agora, os principaes rios da Asia. Quern vae in-
dical-os e o Roberto.

     — Voce indicou-os rnuito barn, Roberto. Os principaes
rios sao: o Obi, o Amur, o Azul, que e o maior da Asia, o Gan-
ges, o Euphrates, o Tigre etc.

     Venha ao mappa, Osorio, e va lendo os nomes dos princi-
paes paizes da Asia, e mostrando as suas posigoes relativas e
as suas capita'es.

     — Muito bem! Entao, voces viram que os principaes
paizes da Asia sao: Japao, capital Tokio; Hindostao ou India,
capital Calcuta; China, capital Pekin; Persia, capital Teheran;
Arabia, capital Mecca; Indo-China, Afghanistao, Turquestao,
Russia Asiatica, Turquia Asiarica etc.

     Acabamos de fazer um ligeiro estudo da Asia. Noutra aula,
continuaremos esse estudo.

        DERIVAgAO DE PALAVRAS — SUFF1XOS

                Este exercicio familiarisa os alumnos corn
            novas palavras, fixando-lhes a significacm, e enri-
            quecendo-lhes o vocabulario.

     Professor. — Attengao, todos! Que parte do vegetal serve
de base a planta?

     Alumno. — A raiz. E' ella quei firma a planta na terra.
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     P. — Muito liem!. . . Pois as palavras, os vorabulos, assirn
como as plantas, tern lima espefiq de rniz. tern uma parte •.[lie
firrna a sua significacao.

     A.— Mas, a raiz das palavras nao esta oceulta, ••orno a das
plantas, esta?

     P.—Nao. E ate a park rnais clara, a parte essencial da
palavra.

     Escreva, Mario. no quadro-negro, a palavra livro.
     A.—(Escrevendo.) Fiz urna letrinha hem feilinha!
     P. - — Que enteiide voce, (juando Ie on quando ouvf a pa-

la vra livro?

     A.— E" u norne ihim objecto, unde se pode ler.
     A. -- E' urna reuniao de folhas irnpressas.
     P.---Que oulras palavras conliecern voces, pareciilas cum

a palavra livro'/
     A. — Livraria.
     P. — Vao escrevendo, ernbaixu de liuro, as palavras qu£

eu for pedindo. Mario, outra palavra parecida corn livro?

     A. — Livrciro.
     A. — Livrinlio.
     A. — Livreco.
     A. — E e so.
     P.—Ainda ha livreto. Hiterio, e outras nieiios u'adas.

     Essas palavras, que aeabarnos de escrever no quacli-o-negro,
formarn o tjiie charnarnos urna familia de palavrns.

     As pessoas duma farnilia nao se parecern, rnais ou rnenos?
     A.—Pareeem-se. Lci ern casa sornos lodos rniiito pare-

cidos uns corn o? outros.
     P.—Pois as palavras durna farnilia sao aiuda rnais pa-

recidas do que as pessoas. Todas as palavras dessa farnilia que

acabamos de ver, se parecern corn a palava livro. nao se pa-
recern ?

      A.—Sim, todas cornegarn corn livr.
     P. — Parecern-se nao so na forma, corno na significacdo.

Quasi toclas trazern a rnente a mesma idea: — reunido de folhas

 impressas.



     A.—Todas tern alguma coisa que ver corn livro.

     P. — Exactamente. Essa parte livr, que nao varia, que

esta firrne como a raiz duma planta, e 'sustenta a forma e a

signifciacdo da palavra e a parte consi'derada corno razz.

     A.—Que interessante, as palavras tambem terem raiz!

     P. — Essa raiz das palavras e chamada radical ou thema.

     A.—Raiz e mais facil de lembrar.

     A.—Sera que as .palavras tambem tern flores e frutos?

     P. — Tem, sim, umas flores e frutos parriculares. Hoje

trataremos so dos frutos, deixando as flores para um outro dia.

     A.—Sera que os frutos das pa'lavras sao tao gostosos

como os dos pomares?

     \P. — Sao tao variados quanto os frutos de verdade.

     A. — Alguns sao doces.

     A.—Outros meio azedinhos.

  " P. — Vamo's ver. Os frutos das palavras variam em signi-

ficagao. Essa significagao e o seu gosto, o seu sabor.
              ,                                                                                                 • -33

      A.—E onde estao os frutos das palavras?

     P. — No fim. 0 fruto nao e a ultima parte do vegetal a se

desenvolver?

      A. — E' mesmo!

     ~P. — Carlos, va ao quadro-negro e gryphe o radical de toda

 epsa familia de palavras que estamos estudando.

    . A.—(Gryphando.) Sempre livr.

      P. — Na primeira palavra — livraria, o que ficou sem

 gryphar?

      A. — Ficou aria.

      P. — Essa e a tal fruta.

      A.—Que gosto tern essa fruta?                ,

      P.—Dissernos que o gosto era a significacdo, nao foi?

 Pois, aria significa colleccao, porcdo.

   • A.—E' mesmo: livraria e urna porcdo de livros.

      P. — Veja, Luiz, si voce acha outra palavra corn essa

 fruta, corn a terminacdo — aria.

      A. — Cavallaria.

      A. — Roupona.

&•' >' ''." - , ^'Jl.,'i;-^da»,!!!,;t-», - l,ASA;;,^,-,«,aia[.. J,,.^^^.ffl!^aii:'K•.•L-^.Ai(•%i;*5'sy
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     P- — Aria quer dizer porcao, mas nao e so aria que tern
essa significagao: ada, edo, al, agem e uma porgao doutras
terminagoes tambem tern a mesma significagao de aria.

     Vejamos uma palavra acabada em ada, Paulo.
     A. — Boiada, uma porcao de bois.
     P. —: Em edo, Jose?
     A. — Axvoredo, uma porcao de arvores.
     P. — Muito bem. Agora, em al, Julio.
     A. — Laranjo^.
     P. — E em agem, Mario?
     A. — Plumagem.
     ?• — Entao, todas as vezes que encontrarem essas termi-

nagoes, esses suffixos, que e como devemos 'chamal-as, ja sabem
que sigmficam. . . o que?

     A.—'Muitos, porcdo.
     P. — Qual e a seguinte palavra da nossa familia?
     A.:—Embaixo de livraria, vem livreiro.
     P. — Qual e o thema ou radical?
     A. — 0 mesmo — livr.
     P. — E o suffixo?
     A — 0 suffixo e eiro.
     P. — Que e livreiro?
     A.—E' o homem que vende livros.
     P. —• 0 suffixo eiro, assim como ario, nte, dor' e tor

significam o agente.... Vejamos si me dao alguns exemplos.
     A. — Vendei'7-o, hoteleiro.
     A. — Boricaj-w, operffrzo;
     A. — Negociante, presiderete.
     A. — Venderfor, escrito?-.
     A. — Eu gosto de achar palavras acabando corn um 'certo

suffixo.
     A. —E eu gosto de dizer: vendeiro — homem que vende;

preside/rie — homem que preside.
     P.—Muito bem! Vejo que estao compreendendo a ligao.

Mas, basta, sinao nao chegaremos ao fim da nossa familia...
Qual e a palavra que segue?

     A. — A seguinte palavra e — livrinho.
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                         ZOOLOGIA

                       OS ROEDORES

                 Deve-se cultivar na crianca o habito de per-
            gunlar, de conversar sobre a lieao, tendo-se, porem,
            o cuidado de eviiar que a conversa se transforme
            em digressoes.

     Professor. — A's vezes, quaiido nossa casa esta silenciosa,
si nos acharrnos bern proxirnos da despensa, vernos urn anirnal-
zmho passar correndo, tao depressa, que rnal podernos obser-
val-o. . .

     A. — E" urn rato. . .
     A.—So quando o cagamos na ratoeira, e que podernos

vel-o de perto.
     A.—Mas. ha um. animal que o percebe de longe.
     A. — E" o galo.
     A-—0 men cachorro, que e rateiro, lambem percebe os

ratos de muito longe e nao deixa escapar um so! Outro dia,
elle passou horas e' horas junto dum buraco, a espera dum rato.

     A. — Tambern o meu. . .
     P. — Sim, sim, mas agora chega de historias de cachorros

rateiros. Vamos ver quern me responde a seguinte pergunta: —
Porque sera que o rato foge tao ligeiro?

     A- — Porque elle e rnedroso. Tern rnedo de ser pegado.
     P. — Si tern rnedo, porque nao fica eseondido, la na sua

toca?
     A.—Vern procurar cornida.
     A. — Vein corner nosso queijo, pao, biscoutos eic.
     A. — Os ratos cornern e estragarn tudo o que encontrarn.

Ate a rnadeira elles estragarn.
     P- — Corno sabe voce que os ratos estragarn a rnadeira?
     A.—Porque ella fica loda marcada pelos seus denies;

fica tod a roida.
     P.—E esse o modo caracleristico dos ralos eomerern;

cornern roendo.
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     A. — Devern ter denies bem resistentes para 'cornerern
coisas tao duras, sem quebral-os!

     P.—Os seus dentes nao se quehrarn, rnas gastam-se: vao
tambeni crescendo a rnedida que se vao ga'stando.

     A.—Como nossas unhas e nossos cabellos?

     P.—Justarnente. (Mostrando a gravura da dentigao dos

roedores.) Aqui ternos os denies durn rato.
     A.—Que denies interessantes!
     A.—Os da frente tern o feitio durn torrnao.

     A.—Dois incisivos na frente, ern cada maxillar, depois
urn espago vasio, e os rnolares atraz.

     A. —Os ralos uao tern denies caninos?
     P. — Nao tem. Esse espago, onde nao ha dentes, charna-se

barra.
      A.—Nao tendo caninos, os ineisivos e rnolares precisarn

trabalhar dobrado.
      A.—Corno sao grandes os incisivos!
     P. — Grandes e provides de esrnalte somenie na face

 anterior.
      A.—' E' corn os incisivos que os ratos roem?
      P. — Sim, e esses denies sao bern cortantes. A rnastigagao

desses anirnaes api-esenta outra particularidade. 0 seu rnaxillar
 inferior so tern facilidade ern mover-se de deante para traz e vice-

 versa.
      A. — Entao, nao se move de baixo para cirna, corno o

 nosso?
      P.—Nao: vae e vern corno urna lima, auxiliado pelas sa-

 liendas de esrnalte encontradas nos rnolares.
      A. — Nao e so o rato que come roendo.
      P.—Sirn, ha outros anirnaes que cornern assirn. 0 rato

 e todus os animaes que comem roendo, formarn urna ordem cha-

 rnada dos roedores.

      A.—• Todos tern denies que crescem?
      P.—Todos; nuns crescem rnais; noutros, rnenos. Multos

 dalles andarn aos saltos.
      A. — E' engragado ver os ratos sentarern-se para comer!
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     A.—Ainda bem que ease roedor seja util!
     P. — Nao so esse, como rnuitos outros. .
     A.—E' verdade: o coelho, a lebre, a capivara etc., nos

dao boa came.
     A.—E o castor nos da excellente pello para chapeos,

como o senhor ja nos disse.
     p. — Muito bem. Pode-se dizer que quasi todos os roedores

sao uteis, uns pela sua pelle, outros pela sua carne, e outros
ainda, por ambas as coisas.

                  HISTORIA DO BRASIL
                        t

           OS GOVERNADORES
                      THOME DE SOUZA

                Fasendo uso ' do maior numero possivel de
            gravurns, corn linguagem simples e intuitiva, o pro-
            fessor ird ensinando as criancfis brasilelras a histo-
           ria desta grande Patria.

     — Voces ja sabem, pe'las ligoes anteriores, que, desco-
berto o nosso Brasil, tratou o rei de Portugal de colonizal-o.
Para isso, que fez elle, Duarte? Sabe? Le|mbra-se?

     — Sim, exactamente: dividiu o Brasil em ca,pitanias e
doou-as a portuguezes, que recebiam o titulo de capitao-mor.
Esse systema de colonizagao deu bons resultados, Diogo?

     — Nao deu, me diz voce. Respondeu muito bem. D. Joao
HI, percebeu logo que a divisao do Brasil em capitanias nao
trazia nenhuma vantagem prarica.

     — Que fez, o governo portuguez, professor?
     — Ja respondo, pois nossa nova licao vae tratar justa-

metnte desse ponto. Prestem muita attengao.
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      D. Joao HI fi-eou um governo-gerai no Brasi], e norneou
 para exereer o cargo de governador-geral, duranie quatro aniius.
 o portuguez Thome de Souza, homern culto, honeslo e energieo.

      Vejarn, aqui nesta gravura, o retrato de Thorne de Souza.
      0 prirneiro governador do Brasil chegou a Bahia, a 29 de

 margo de 1549, trazendo c-ornsigo 600 hornens armados. 400
 degredados para trahalharem na lavoura, dive'rsos auxiliares

-de adrninistragao e rnuilos jesiiitas chefiados pelo padre Ma-
 noel da Nobrega. . .

      — Esse retrato que ali esta, e de Manoeil da Noln'ega,
 professo'r?

      — Justamente, e esse rnesrno.
      — E para que veiu Manoel da Nobrega ao Brasil?
      — Para eduear os selvagens, Jose, e inslmil-os na religiao

 catholica.
      — E o governo de Tliorne de Souza troiixe lieneficios ao

 Brasil?
      — Muitos, Luiz. Tlx.irne de Souza tutidou a cidade de S.

 Salvador, que e hoje, corno voces saliem, a capital do estado. . .
 de que estadu rnesrno?

      —- Muito Ijern, Antonio: capital da Bahia.
      Em pouco tejnpo construirarn-se -as forlificagoes da cidade.

 o palacio do governo, a alfandega, a cathedral, o collegio dos
 jesuitas e rnuitas ca-as.

      —— Voee quer saljer, Jose, ate quando Thorne de Sonza
 governou?

      0 seu governo ternition em 1853, em quo elle partiu para
 Portugal. Seu successor tul Duarte da Costa, de quern !a],.irenios
 na proxirna aula.
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HYGIENE

        AGENTES K MODOS DE PKOPAGArAO DAS DOEN^AS

                         CONTAG10SAS

                Maim hem, disse Leibnitz: "•Duas coisfts devem

            servir lie filo (is nossas preoccupaqoes: a virtude

            e ft aaude." Kehl entende (sue "n crianca e de boa

            doiitrinfi: drve erf seer wh/iiirindo, din n din, iwvos

            fonliecimenlus, principal menie de hygiene, educan-

            do-se na sins pratica, afim de nao se expor, ennu-

            binda pela ignornncia, <is inveslidas coiisiimles dos

            insdcs, sem saber como delles se defender.'1'1

                 A presente liqao deve ser ministruda d classe,

            fasendo o professor uso das gravurfis distribuidas

            pelo ^Inslituio de Hygiene.^

     _ Ja esludainos afjui rnuitas mole'stias contagiosas, por

isso quero ver si algum de voces e capaz de me dizer os nornes

dalgumas. Quem (juer falar? Fale voce, Renato?

     _ Muito belli. Entao, a luberculose, a lepra, a variola, a

febre typhoide, a peste Imhonica, e outras, sao molestias con-

tagiosas. E ponjue? Quern me diz?

     — Bravo, Raul! Respondeu muito bem. Sao contagiosas

poque se transrnitlem por meio de rnicrobios. Quaes entao os

cuidados hvgienicos que devernos tornar contra ellas?

     — (?)
     _ Vejarn a()ui esta gravura. Que represenia ella, Oscar?

     — Sim. Urn hornern doente, rnuito rnagro, que esta tos-

 sindo sem levar <> lengo a boca. Evitem as pessoas que proce-
 dem assim, pois os perdigotos expellidos pelos doentes, ao falar,

 tossir, ou espirrar, transmittem o germen das rnolestias. . . E

 esle quadro aqui, Alvaro, que representa?

      — Perfeitarnente. Aqui esta um hornern muiio pallido,

 rnagro; e urn tuberculoso, que escarra no chao. Os bacillos que

 esseis escarros contem, sao levados pela poeira ao nosso orga-
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  nismo, aos nossos pulmoes. Nao se deve pois, cuspir no chao. . .
  Vejarn esta outra figura. Que e que voce ve aqui, Orlando?

      — Sim: uma coisa muito feia, um menino corn as mao?
  todas sujas. As maos sujas podem center microbios que1 nos
  transmittem a tuberculose, a grippe, a febre typhoide etc.

      Sempre, pois, que chegare.m da rua, devem lavar as maos;
  o mefemo devem fazer ao sairern da privada e antes das refei-
 goes. A mao limpa, como estao vendo, aqui nesta figura, repre-
 senta a saude, a vida; a mao suja, pelo contrario, vejam, repre-
 senta todas as doengas contagiosas e infecciosas.

      Que quadro e este outro, Pedro?

      — Muito bem. Elle representa um menino bebendo agua
 fervida e filtrada; e um rnenino gordo, alegre c corado. Ao
 lado ve-se um rio de aguas muito escuras, e em suas margens

 veem-se muitas criangas, pallidas e magras. Este quadro, meus
 amiguinhos, quer dizer que so devemos beber agua fervida e
 filtrada, pois a agua das nascentes, dos pogos, dos rios, sao

 contaminadas pelas fezes langadas ao solo, pelo despejo das
 habitagoes ribeirinhas, pelos esgotos da cidade; e uma agua

 transmissora de febre typhoide, dysenterias etc.

      Que Undo quadro este, nao? Que e que voce esta vendo
 nelle, Alvaro?

     — PerfeilameiHe. Voce descreveu bem o quadro. Entao,

 temos aqui uma linda crianga, alegre e rosada, ao lado de sua
 caminha, toda branca, de roupas muito alvas e cortinados cor
de rosa, nao e assim? Sabern porque precisamos ter a casa,
 os dormitories e os leitos muito lirnpos?

     — Voce respondeu liem, Alvaro: Os mseclos, corno os

mosquitos, a pulga, a mosca, o percevejo etc., nos transmittem
molesrias horriveis.

     Vejamos agora este ultimo quadro. 0 Prado vae descre-
vel-o.

     — Bravo! Voce. fez um linda descrigao! A gravura re-

presenta uma nuveim de p6. No rneio della esta uma linda casi-
nha, mas que se conserva toda fechada. Assim e que deve ser,
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                    JOGOS COM B6LAS

                 Os jofsos rom bolus sno tnlves »s mais fmpu-
             Inrp.'s e mnis npreciaflos, enli'o <is crinnqas fie lodcis
            ns eilwlcs.

                      COKRAM TODOS!

     Todos o- jngai)<H-es iTiinem-.-'R TIO meio du iTcreio, ao redor

dum chefe. (\iie fax ?ci1lar no chao uina liola pequena. Os outros

fogem em todas as direccoFs. Ao pegar a bola, o chefe grita:

— Aho! Os jogadores Jeven) immediatanieiile parar.

     Entao. o chejc prucura acertar a hola em alguem. Si for

be.in .-nc-cfdido, aquelle eni (iueni aeertou precisa correr atraz

(iella. e erguel-a. em<|uanto os companheiros fogern delle.

     A<sim contini'ia o l»rin()iiedo, ate <iue aquelle que ficou

de posse da liola cunsiga f'azel-a hater nalgum rompanheiro.

Si deixar de acertar a hola, voltam lodos ao centro, e o cnefe,

»[ua jogou a bola. fal-a-a saltar de novo, assim reiniciando o

jogo.

                       PASSAKA BOLA

     Dois ou mais teams formaiii, em filas parallelas, fa?:endo
frente a um goal.

     0 ultimo de cada fila tern uma bola. A um dado signal.
esses ultimos correin, [ocam no goal. voltam a frente da sua fila
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e passam a bola a rectaguarda, de qualquer modo previamente
convencionado: entre os pes, por cima da cabega etc. Cada joga-
dor que a for recebeaido a ira passando para traz, do mesmo
modo.

     Quando a bola chegar ao fim da fila, o ultimo jogador
corre corn ella ao goal e passa-a, como antes. E assim por
deante.

     A fila cujo ultimo jogador primeiro chegar ao goal corn
a bola, sera a fila vencedora.

**

                   PEGADOR COM BOLA

     0 pegador tera uma bola que nao deve ser muito grande.
Procurara acertal-a nos outros companheiros. Qualquer, em
quern acertal-a, sera o novo pegadqr.

     Nao ha piques', a seguranga esta em o jogador abaixar-se ou
afastar-se para evitar a bola.

     Quando o pegador errar a pontaria, o jogador que estiver
mais perto da bola quando esta cair, podera pegal-a para en-
vial-a ao pegador, ou entao o proprio pegador devera erguel-a.

     Este brinquedo torna-se mais animado, si houver 2 ou 3
pegadores e, portanto, 2 ou 3 bolas de que fugir.

                              *                             **

                       BOMBARDEIO

     Um bom jogo para numero grande de jogadores ou para
quando nao se quizer estar muito attento a regras de jogo.

     Os alumnos sao divididos em dois grupos: — guardas e
atiradores. Cada guarda'tem uma clava, em pe, a sua f rente;
cada atirador tern uma bola.

     Os guardas conservam-se na sua linha de goal, guardando
as clavas e devolvendo aos atiradores as'bolas que Ihes vem

perto.



      Os otiradores, .em linha opposta, jogam ou arremessam
 as bolas procurando fazer cair as clavas dos inimigos. Cada
 clava que cae, marca um ponto. para o partido contrario, quer
 tenha sido derrubada pelo inimigo, quer, accidentalmente, pelo
 propno guarda.                                        •

     No meio tempo do jogo os guardas e atiradores mudam de

 posigao.
     0 jogo consta de 2 meios tempos, de 10 minutos cada um

 vencendo o team que no fim river maior contagem de pontos
     Podem tambem ter clavas e bolas todos os jogadores das

duas hnhas.
     Logo que o jogador dum partido tente derrubar uma clava

mimiga, o dono desta clava ou qualquer outro de perto pega
a bola, fazendo-a voltar contra as clavas da linha inimiga
Podem os jogadores atacar qualquer clava, a qualquer mo-

mento.
     A clava derrubada e considerada fora do jogo, podendo

os donos contmuar a pegar bolas e a atacar o outro lado.
     Vencera o ultimo, que tiver a clava de pe.

**

                          CAPITAO

  ^ Os jogadores sao divididos em dois teams. Cada um com-
 poe-se de: 1 capitao, 3 a 5 pegadores, um egual numero de
 guardas e 1 ou 2 corredores.

     Os capitaes ficam, face a face, no centro do campo, cujo
tamanho depende do numero de jogadores que vao tomar parte

no jogo.                                           -
     Nos circulos, de mais ou menos l.-oO de diametro, ficam

os pegadores, cada um guardado por um guarda do team op-
posto. Os pegadores do team B ficam, por exernpio, no seu

propno campo, mas os guardas deste team ficam no campo A
ao rador dos czrculos onde estao os pegadores A; e vice-v'ersa:

     Us guardas podem mover-se a vontade ao redor dos cir-
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culos, devendo, entretanto, conservar-se a uma distancia de um
metro da circumferencia.

     Para comecar o jogo, uma bola e jogada ao ar, pelo juiz
•e'stacionado entre os dois capitaes.

     0 capitdo que pegal-a, jogal-a-a a um dos seus corredores
(x no diagramma.) Os corredores poderao percorrer todo o
campo inimigo. Recebendo a bola, dev.erao passal-a a qualquer
outro do seu team, a um guarda ou a um pegador.

     A bola precisa passar successivamente pelas maos de dois
pegadores, antes de ser enviada ao capitdo.

     Um ponto e marcado, quando a bola chega ao capitao, ou •
quando faz a volta completa pelos pegadores.

     E' deiver dos guardas interceptar qualquer jogo e atirar a
bola para mandal-a atraves dos seus guardas ou corredores as
maos do seu pegadar mais proximo, para que este a jogue a
outro pegador que, por sua vez, a enviara ao capitao.

     0 team que primeiro fizer 15 pontos, sera o vencedor, ou
entao o team que maior contagem river no fim dum determi-
nado tempo.

     Quando o numero de jogadores for menor, os dois corre-
dores poderao passar as bolas e servir de guardas tambem.

     Depois de cada ponto feito, ou cada vez que .a bola cair
ao chao, o juiz jogal-a-a novamente ao ar.

**

^'                     •         '.                                                    •       •                        •     .                 S
&'?£..; •••'•', -asNiaA .. ..„• ..;•.•....•.
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     0 jogador B, que fica no circulo central, tern que pegar
a bola nao a deixando cair no seu circulo. Todas as vezes que
pegar a bola, devera envial-a ao B que iniciou o jogo.

     Quando a bola cair dentro do circulo central, marcara um
ponto o team A. Depois de cada ponto, o jogo sera recomecado.

     Tres jogadores do team B nao tomam parte activa no jogo:
um destes servira de juiz, outro de registrador, e um terceiro
pora novamente a bola em campo, toda a vez que um ponto for

registrado.
     Quatro jogadores do team B servem de guardas, cada urn

junto a um dos circulos exteriores.
     Os corredores poderao mover-se em qualquer direcgao,

conservando-se sempre fora dos circulos. 0 mesmo podem fazer
os guardas, sendo porem conveniente que se conservem junto
do A, que estao guardando. Os jogadores dos circulos nao po-
derao delles se retirar. Sail- dos circulos e falta, marcando 1

 ponto para o team contrario.
     Os do partido A procu'ram pegar a bola; os do partido B,

 rebatel-a.
     Quando uma bola for pegada por um A, nos circulos, 2

 pantos serao marcados para o team; quando pegada pelo B,
 central, 1 ponto sera marcado.

     Em resume: 2 pontos serao marcados: 1.° ao team que
 inicia o jogo; 2.° .ao team cujo jogador, mirn dos circulos exte-
 riores, pegar a bola.

      Um ponto e marcado: 1.° para o team A', quando a bola
 cair no circulo central nao sendo pegada; 2.° para o team B,
 quando o jogador central pegar a bola; 3.° para os 2 teams,
 •quando houver falta.

      Sao consideradas faltas: 1.° — sairem os jogadores dos
 seus respectivos circulos; 2.° — entrarem os guardas nos cir-
 culos; 3.° — pegarem os guardas as bolas.

      0 jogo podera ser feito por certo numero de pontos ou
 por um certo numero de minute's, o que sera talvez melhor, re-
 vezando entao os partidos as posigoes no meio' do' tempo.

**
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                   PEGUE QUEM PUDER!

     Um jogador fica de posse da bola, e os outros espalham-se
pelo recreio.

     Aquelle joga a bola contra um qualquer, dizendo: "Pegue

quern puder!"
     Todos correm entao a pegar a bola, e quern conseguir pe-

gal-a sera o seguinte a jogal-a. Os outros espalham-se immedia-
tamente para evitar tomar boladas, vollando novameinte quando
o novo jogador grita: "Pegue quern puder!"

     E' honra ser jogador, mas para evitar que fiquem espe-
rando, para poder facilmente pegar a bola, pode-se estabelecer
que saira do jogo aquelle que pegal-a tres vezes. Quando acon-
tecer que aquelle contra quern e jogada pegue-a nas maos, elle
sera o seguinte jogador.

 *
;s*

                          CORTINA

     Este brinquedo pede qualquer especie de biombo, ou cor-
tina.

     Depois de erguido o biombo, os jogadores, divididos em
partidos, alinham-se nos respectivos lados do mesmo.

     0 brinquedo consiate em jogar por cima do biombo uma
bola, de modo que ella toque no outro lado, o chao do inimigo.
Os que estao neste lado procuram impedir que a bola chegue
ao chao.

     Os teams jogarao altemativamente, sendo que aquelle que
fizer um ponto tern de novo direito a bola.

     Todas as vezes que a bola cair ao chao, o lado que a jogou,
marca 1 ponto.

     Nao ha restricgoes quanto ao modo de jogar a bola, e
bastante surpresa podera causar a bola caindo bem longe do
biombo, ou vindo deslizar juntinho delle.

                             *,*
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                         ENTRE P£:S

     As criangas fazem rota^, corn os pes bem separados. Uma
fica no centro e experimenta acertar a bola entre os pes doutra
collega da roda. Quern deixar a bola passar, saira do jogo.

     Vencera o ultimo da roda.

                               *                               **

                           RELOGIO

     Para este jogo, risca-se no solo uma circumferencia dims
4 m. de diametro.

     No centro, enterra-se uma latinha ou faz-se um buraco, no
qual entre, corn facilidade, a bola que se vae usar. Uma bola
de tennis e a mais apropriada para este jogo.

     Na circumferencia collocam-se pedrinhas representando as
horas no mostrador do relogio. Cada jogador tera um pau
forte e uma bola, comegando todos o jogo pelo n.° 1. Experi-
mentarao collocar a bola no centro, corn uma so paulada. Quern
acertar, tera 1 ponto a seu favor.

     No segundo turno, todos comegarao pelo n.° 2 e assirn, em
seguida.

A educacao physica deve ser feita

   scientifica e nao violentamente.



                PEDOLOGIA

         A EVOLUgAO PSYCHICA DA CRIANgA

                               (H. BOUQUET. — Trad.)

                IMITACAO E IMAGINACAO

                        (Continuacao)

     Mas, a vida da\crianca decorrendo prncipalmente entre
Tolguedos, e ahi que ella applicara a faculdade imitativa de
de que e tao bem dotada. Esses folgueldos constam, em grande
parte, de actos, gestos e scenas que ella obsejrva e retem.

     Dahi a reproduccao de scenas da vida quotidiana, as quaes
a crianga se entregara, brincando, como ella o diz, de visitas,
de cozinha, e sobretudo, de boneca etc., ejtc.

     Vejamos o que vem a ser para a crianca (menino ou me-
nina) essa boneca que tanto occupa 'sua attengao. A principle,
nao passa dum simples objecto ao qual ella da importancia
apenas pelo seu aspecto agradavel, pelo seu colorido, ou porque
pode leval-o a boca, mordel-o etc., como costumam fazer corn
o que esta ao alcance de suas maos. No dia, porem, em que a
imitacao entra em jogo, isto e, quando ejlla comeca, nao s6-
mente a ver, mas a apreciar, a compreender o que ve, e, por
conseguinte, a querer reproduzir, — entao a boneca afigura-
se-lhe tal como esse ser pequenino, esse objecto de preoccu-
pagoes matemaes em todas as occasioes e circumstancias da
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vida. Sua boneca assume uma importancia tao consideravel
como a da sua propria pequena senhora em relagao a seus paes.
A crianca veste-a, despe-a, acalenta-a, fa'l-a deitar-se. etc., etc,
persuadida de ser o superior de alguem, e esse algudm e sua
boneca. Eis a razao da solicitude por esse objecto — solicitude
que para alguns parece a revelagao do instincto maternal, mas
que, em realidade, nao passa duma imitacao.

     Imitacao e ainda o brinqiiedo de soldado, da predileccao
do menino. Aqui, a imitacao se manifesta provocada pelo
aspecto exterior e brilhante da profissao militar, qualidade tao
suggestiva para o 'ser humano, que ate no adulto desempenha um
grande papel no seu gosto pelo exercito e pedas suas pompas.
E, assim como vemos meninos brincar corn bonecas, como o
fazem suas irmas, do mesmo modo veremos estas imitar corn
prazer os militares, como si fossem seus congeneres mascu-
lines. A proposito, ci'taremos o case duma menina que teve uma
crise de desespero, ao compreender que nao poderia ser offi-
cial de marinha, como ardentemente desegava. Veem-se fre-
quentemente meninas partilhar dos jogos militares de seus'
irmaos, demonstrando o mesmo ardor que elles.

     Entretanto, uma outra faculdade psychica se liga a imi-
tacao nos jogos infantis; e a imaginacao.

     A crianca goza dum poder extraordinario de imaginacao,
que Ihe permitte, como veremos, viver uma vida como isolada
e particular num meio artificial cpe ella mesma creou e aceitou
como o unico real, o unico para ella existente. Entre as suas
imitacoes, a crianca imagina, e todos 09 actos imitados apresen-
tam-se-lhe numa tela sobre a qual a sua imaginacao borda or-
namqntos multiples e maravilhas que vao compor o meio
artificial onde ella se move corn a mais perfeita naturalidade.

     Da intervencao da imaginacao em todos os actos da vida
da crianca, temos prova em seus jogos aos quaes. e preciso
sempre recorrer, quando queremos ter uma idea justa da men-
talidade infantil, pois que elles traduzem corn clareza a sua vida
intellectiva.-Vejamos os hrinquedo's da crianca. A qual delles,
entre tantos companheiros dq todos os' dias, ella da preferencia?
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Aos mais bellos, aos mais brilhantes, aos mais complicados?
Nao. Quasi sempre ao mais grosseiro, ao mais primitive. E
isto porque sua imaginacao Ihe mostra nesse brinquedo a per-
sonagem que ella ahi ve, e por isso elle sera realmente o mais
bello, pois e sua creacao que o reveste em sua imaginagao de
todas as qualidades que faltam aos nossos olhos e que se apre-
sentam aos seus em grao superior.

A obscuridade e o reino do erro.
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LICOES DE COISAS

                           NOZES

     _ Voce, Pedro, achou esquisito o Mario dizer que a
avella e uma noz pequena? Entao, para voce, ha uma so espe-
cie de nozes? Qual e essa que voce conhace?

     _ Sim, a que vem da nogueira, nao ha duvida, mas da-se
tambem o nome de noze.s as sementes de certos frutos, cuja amen-
doa vem envolvida por uma capsula muito resistente e geral-
mente fibrosa. Voces mesmos vao ma dar exemplos. Qual e a
maior noz que voce conhece, Jose?

     — Sim, o coco e uma noz bem grande, ainda que nao seja

a maior. . .
     — Tern razao, Mario. Ha uma variedade enorme de cocos.

E onde crescem as palmeiras que produzem esses cocos?
     — Exa'ctamente: ellas sao abundantes ao longo das praias.

do norte do Brasil. Mas, os cocos nao sao as unicas nozes de
que se pode ufanar o norte do Brasil: o cacau, a sapucaia e a
 castanha do Para sao algumas das muitas especies de nozes que
 abundam nessa regiao.

     — Voce, Julio, diz que nao conhece as outras duas, a
 sapucaia e a castanha do Para? Nao admira. Muita gente ha em
 nossa terra que nao conhece as nossas riquezas.

     — Quer saber, Alberto, que forma tern essa castanha?
 (Mostrando castanhas do Para.) Aqui e^ta uma dessas casta-
 nhas. Crescem em arvores gigantescas, na regiao amazonica.
 Ellas cresoem em numero de 20 ou mais, num envolucro que
 forma o fruto.
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     — Vou agora mostrar-lhes a sapucaia. (Mostrando.) Esta
e uma noz ainda menos conhecida que a castanfia do Para. E'

lambom de formato esquisito.
     — Sim, o sen fmlo parece uma urna, que se abre aqui,

por esta especie de tampinha, e dentro estao as nozes. . .

     — Estas sao nossas nozes. A avella, a noz propriamente
dita, a amepdoa, a noz-moscada, a castanha, a noz da faia, o

pistacio etc., sao estrangeiras.
     — Vou responder a sua pergunta, Alfredo. Algumas

destas crescem bem aqui, mas o Brasil nao e a sua terra de

origem.

                         0 CORAL

     Alumna. — A senhora ja reparou como sao bonitos os
brincos novos da Maria?

     A. —Foi meu padrinho que m'os deu de presente.

     Professora.—Realmente: sao muitos bonitos! Q que de
certo nem Maria, nem voces sabem, e quie a substancia cor de
rosa desses brincos, e substancia animal.

     A. — Animal?! Ah!. . . entao eu nao gostaria de usar taes
brincos!

     P. — Como? Pois, voces nao andam corn pelles de raposas
e doutros animaes, no pescoco?

     A.—Esses brincos sao de coral, nao sao?
     P.—Exactamente: sao de coral.
     A. — Entao o coral e um animal?
     P. — Sim. 0 que chamamos coral e realmente a reuniao

dos esqueletos, por assim dizer, de milhares de animaes peque-
ninos, mas muito pequeninos.

     A.—Interessante! Ate isso serve de enfeite!
     A. — Pois os indios nao usavam enfeites de ossos?
     A. — Tomara eu ganhar uns brincos como os de Maria!. . .
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'     P. — Bern; muita attencao, agora,' pois vao ouvir a historia
 do coral. Nas costas do Mediterraneo e ao largo do Oceano
 Pacifico, ha um grupo de ilhotas, quasi que em forma anelar.

      A.—Forma de anel, nao e?
      P. — Sim. Durante muito tempo, ninguem sabia o que

 eram, e muito menos do que eram feitas as taes ilhas.

      A. — De coral, nao e?
      A — Imaginem que riqueza! Quantos brincos!
      p.—Attengao! Hoje sabemos que essas ilhas sao forina-

 das das partes duras de innumeros animaezinhos chamados
 polypos. Vejam esta gravura, que representa uma dessas illias.

      A. — Cres'cem quasi como as esponjas!
      J\—Bern observado, Leonor! Sao os proprios animaezi-

 zinhos, que segregam a substancia calcarea de que e formada

 o coral.
      A. •— Quantos animaes nao sao precisos para formar uma

 dessas ilhas, nao?
      P. — Cada ilha que se forma, representa milhoes e mi-

 Ihoes de animaes mortos.
      A. —'As vezes, o coral parece um galho de arvore, como

 se ve nesta figura, nao e?
      P. — Exactamente. .Examinem todas a figura que Luiza

 esta mostrando. 0 coral tambem varia de cor.
      A. — Eu so 'conheco o coral cor de rosa.
      P.'— Mas, ha coraes de diffe rentes tons, desde o verme'

 Iho bem carregado, ate o branco.
      A. — 0 branco nao deve ser tao bonito.
      P. — Nao e mesmo, mas e mais raro, e por isso, mais caro.
      A. — E como e que procedem para obter o coral?
      P. — Pode-se dizer que o coral e pe'scado.
       A. — C®m rede ou corn anzol?
      P. — Corn rede.          ®
       A.—E como fazem para pescal-o?
       P. — Deitam ao mar, junto a ilba de coral, um apparelho

  formado de barras de ferro cruzadas. Essas -barras devem

  descer na posicao horizontal.
       A. — E a rede?



     P- -— Presa ao apparelho, ha uma rede. As barras por um
movimento especial, deslocam-se e cortam o coral, que e reco-
Ihido pela pela rede.

     A.—Mas, nao bastaria so o apparelho, sem a rede?
     P. — Nao. Si nao houvesse rede, as' aguas levariam o

coral deslocado.

      Professor. — Vejam que lindas gravuras!
      Alumno.—Qu'e bonitas aguas!
      P. — Sao fontes de agua.

    ..A.—E' verdade que ha fontes de agua quente, professor?
      P-—' Sim, ManoeL Essas fontes se encontram em diversas

 regioes do globo, prin'cipalmente nos logares montanhosos. Ellas
 vem das profundezas da terra, onde adquirem a temperatura
 mais ou menos alta, qua Ihes e propria. Chamam-se fontes ther-

 maes.
                                    ^      A.—No Brasil ha fontes therma'es?

     P. — Ha as de Pocos de Caldas, onde os rheumaticos, os
 que soffrem de molestias da pelle,,e outros dpentes, vao pro-
 curar allivio aos seus males.

     A. — Eu ja estive em Pocos de Caldas e em Caxambu.
As fontes de Caxambu nao sao thermaes.

     P. — As  fontes de Caxambu, S. Lourenco, Cambu-
quira, Lambary, Lyndoia, Pocinhos, Araxa, e doutras locali-
dades do Brasil sao fontes de aguas mineraes que recebem
varies nomes, conforme a sua opmposicao. Assim, femos: aguas
gazosas, quando contem muito acido carbonico em estado livre;
sulfurosas, quando contem muito hydrogenio sulfuretado e sul-
furetos .alcalinos, que Ihes dao um cheiro de ovos podres;
alcalinas, que contem sulfatos de potassio ou de magnezio, que
Ihes communicam propriedades purgativas; ferruginosas, que
contem sulfato ou carbonate de ferro; silicosas, que possuem
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muita silica incrustante, que s'e deposita sobre o solo na aber-

tura da fonte e petrifica tudo em torno.
     A.—E 'so no Brasil que ha aguas mineraes, professor?
     P. — Nao, meu pequeno. Na Europa ha muitas. Assim,

temos as de Seltz, Vichy, Pulna, Auverne etc.
     A.—Para que servem essas aguas?
     P. — Sao empregadas na cura das molestias do estomago,

inlestinos, rins, figado etc. Alem disso, as fontes sao situadas
em logares montanhosos, dotados dum clima admiravel, que
tonifica os pulmoes, concorrendo para o completo restabeleci-
mento dos doentes que ahi vao em busca de saude.

                       CANALIZACAO

     {Facilmente poderemos ol)ter vasos communicantes, arran-
jando vasilhas de formatos differentes, communicando-se umas

corn as outras.)
     — Voce, Julio, me disse ha dias que nao podia entender

como e que a agua sobe nos canos, nas torneiras?. . .
     — Sim, Paulo... bem observado! Nos repuxos ainda e

mais interessante ver a agua subir. Pois a razao pela qual a
agua sobe nos canos e nos repuxos, e a mesma. {Mostrando os
vasos communicantes.)

     — Vamos tirar daqui esta rolha e ver o que acontece.
     — Muito bem, Luiz! Parte da agua da vasilha maior

passou para os outros vasos.
     — Antonio, esta admirado por ter a agua ficado a mesma

altura em todos os vasos, e Raul diz que isso nao pode ser. Ora,
tome, Raul, esta regua e meca a altura a que parou a agua em
cada uma das vasilhas.

     — Ja mediu? Muito bem: achou, entao, 0"',09 de altiira
em todos os vasos. Isto se da, porque as supeficies liquidas, nos
vasos que se communicam, ficam num mesmo piano horizontal.
Porque,,a agua procura um nivel commum.



     (Mostrando d .classe nrna lata de cujo fundo parte um tubo

de borracha, bem comprido, que vae ligar-se a um outro tubo

de vidrd, terminado em ponta.)

     — 'Para que tudo isto? Voce ja vae saber, Juvenal. Collo-

que a lata aqui no alto desta prateleira. Mario, suba numa ca-

deira e va enchendo a lata corn a agua que Pedro Ihe' trouxer.

Que fizemos nos?

     — Exactamente, Alvaro: fizemos uma fonte, um repuxo.-

     — Agora, voces ja sabem como sao feitos os repuxos., E

porque foi que a agua que desceu da'lata, subiu alem do nosso

tubo?

     —Muito bem! Procurou subir ao nivel da aeua da lata.
                                w                                                0

Nao conseguiu attingir essa altura, porque encontrou tres resis-

tencias: wma, das paredes do tubo; outra, do ar, e a terceira, das

gotas do proprio repuxo, caindo sobre a agua que vem subindo.

     — Gostei de saber que isto esta entendido. Agora, vamos

ver como e que a agua sobe nos canos, nas torneiras. Quern ja

reparou onde e quq os encanadores collocam as caixas d'agua

nas nossas casas?

     — E' isso mesmo, Jose. Sempre, no alto, nos forros das

casas.
     — E donde. vira a agua que enche os nossos depositos?

     —— Sim, da rua, por meio de canos. Si nos seguirmos esses

canos, veremos que elles vem de grandes depositos, grandes

caixas d'agua,.

     — Perto de sua casa ha uma caixa d'agua, Jose? Entao,

sua •casa deive estar collocada em ponto bem alto, pois ahi e

que &e installam as caixas d'agua. Vejamos agora a utilidade

dessas grandes caixas, desses grandes depositos de agua.

     — Sim, Arthur, dessas caixas d'agua partem grosses

canos os quaes se ramificam trazendo-nos agua as nossas casas.

     — Perfeitamente, Alcides. Na canalizacao a agua vem

pelos canos, e grande parte della vae as grandes caixas distri-

buidoras, e dahi, em canos, sobe ate as caixas de deposito das

nossas casas; depots, essa mesma agua torna a descer e a sair

pelas torneiras quando abertas.
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RESENHA PEDAGOGICA

0 ENSINO NO MEXICO

     A reforma educativa, que se vae realizando actualmente no
Mexico, embora lenta em sua evolucao transformadora, ja co-
mega a produzir resultados auspiciosos, integrando as escolas no
meio social em que vivem.

     Hoje, postos de parte os methodos de imitacao rotineira,
os processos-modelos, preestabelecidos sob bases gerahnente con-
trarias ao espirito do meio, cada escola apresenta uma caracte-
nstica peculiar segundo a sua organizagao, suas actividades in-
tellectuaes e manuaes e os meios physicos e sociaes em que se
ha collocado.

     Ate bem pouco as escolas estavam deslocadas e os pro-
cesses de ensino nao obedeciam, o mais das vezes, as normas
scientificas que vem transformando os velhos methodos peda-
gogicos, na preoccupagao constante de dar aos ensino popular
uma orientacao sa e universal.

     A opiniao publica formada pelos paes e cidadaos interes-
sados na diffusao do ensino popular, como bem assevera o
Orgam Official do "Departamento de Ensino Primario e Nor-
mal da Secretaria de Educacao Publica," daquelle paiz, se
contentava apenas corn ter as escolas como o governo entendia.
Estas eram do govemo, e os paes nao tinham nenhuma accao
directa no curso de suas actividades, nem mesmo nos meios de
ensino.

     "Na technica, consistia uma manifestacao de progresso, ob-
servar no ensino, o quanto possivel, um so methodo, e seguir, a
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risca, o mesmq processo estabelecido a priori para todos os
typos de disciplina. Em meios physicos distinctos, a uniformi-
dade se impunha, apesar das condicoes differentes que accu-
savam. No ambiente social e de trabalho, os themas nao va-
riavam, e a influencia da eiscola se dirigia pelo mesmo caminho
que se acreditava unico, embora num meio economico e social
disdncto."

     Eis brevemente expostos os lineamentos da epoca que pre-
cedeu. a reforma.

     Actualmente, gracas aos novo's systemas introduzidos, a
educacao vae assumindo aspecto bem diverso. A existencia
dujma infinidade de "Sociedades de Paes" e a constante acti-
vidade de que dao prova diariamente, sao' auspicioso's indicios
duma nova era feliz para o ensino publico. Os paes de familia
ja participam dum modo aclivo na solucao dos problemas edu-
cacionaes e a 'sua cooperagao esta ajudando a resolver muitos
pontos de ordem economica.

     Na orientacao do ensino, o principal cuidado dos mestres
 e dos paes, em mutua e directa collaboracao, e fazer da edu-
 cagao uma forca social transformadora. Assim, cada escola e
 uma personalidade definida, que vive corn os seus proprios
 linearoentos e trabalha respondendo ao seu modo de ser.

     Transformadas as e&colas em centres de interesse, ellas
 foram adaptadas em cada regiao, de maneira a que a capacidade
 dos alumnos se desenvolva dentro de finalidades economicas
 utilitarias e nao desconhecidas do meio.

     Tal reforma, indiscutivelmente, como todo movimento
 transformador, tera os seus inimigos e dissidentes. Do balance,
 porem, que se fizer mais tarde, dos resultados obtidos, poder-
 se-a julgar do seu valor e da sua efficacia.

**
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     Constituiu uma nota distincta e um successo brilhante o
curso da Dra. Maria Montessori, este anno, em Milao.

     Inaugurado em fevereiro e encerrado em agosto, a elle
concorreram 180 professoras das escolas elementares da Italia,
enviadas expressamente das distinctas provincias, pelo Minigteno
da Instruccao Publica.

     A diffusao extraordinaria, operada desde 1911, corn •a
traduccao para o inglez (Estado Unidos) do livro sobre o,
methodo da illustre a insigne educadora, e em seguida a propa- \
gacao que teve o mesmo na Suissa (Gemebra) na Inglaterra, na
Russia, na Allemanha, na Rumania, no Japao, na Hungria, na/
Hespanha, na Hollanda; emfim, em quasi todos os paizes do
globo, tern despertado um crescente enthusiasmo em favor das
ideas montessorianas. Ja em 1912, a escritora americana Do^
rothy Fisher escrevia um livro para as maes ("The Montessori
Mother") cujo suocesso foi notavel. (1)

     Professoras de diversas nacionalidades, encarregadas pelos
respectivos govemos, apresentaram extensos relatorios sobre
o methodo. E tal foi o movimento favoravel as ideas da illustre
pedagogista, que em 1913 foram fundados na Italia os cursos in-
temacionaes de propagagao, dirigidos pela propria Dra. Mon-
tessori, concorrendo aos mesmos professores e maes provenientes
de todas as partes.

     Actualmente, e tao grande o numero de "Case dei Bambini"
 existentes em todo o mundo, que basta, para comproval-o, fazer
mencao de que o material didactico Montessori sei fabrica em
 Milao, New-York, Londres, Pariz, Shangai, etc...

      0 ultimo curso da notavel educadora revestiu-se de grande
 interesse, principalmente para o magisterio italiano, visto o pro-
 posito do govemo em organizar e mtroduzir nas escolas da Italia,
 dum modo effectivo, as normas derivadas das suas doutrinas.

       (1) — Em seguida ao livro de Fisher, publicado em New-York,
appareceram: "The Montessori Principles anil Pratice," prof. Culverwell
(Londres, 1913) ; "The Moniessori Method and the American School," prof.
Florence Ward (New-York, 1913); "English Education and Dr. Montessorl," •
(Lon.dres, 1913); etc...
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  • Falando em nome do governo, por occasiao do acto inau-
gural, o Inspector Central do Ministerio de Instruccao Publica,
corn. Alexandre Macucci, verdadeira autoridade em questoes
de ensino, commentou corn eilevada sympathia o decreto minis-
terial que instituia o curso e outras disposicoes attinentes ao
mesmo, declarando que o acto de S. Exc." o Ministro da I. Pu-
blica, cumpria uma aspiragao da escola italiana e completava a
obra de seu predecessor, o ministro Giovanni Gentile, o qual, ao

abordar a reforma da escola elementar, enconlrou seus mesmos
postulados philosophicos no espirito novo corn que Maria Mon-
tessori havia animado sua sciencia da educacao.

     Em seguida, disse: "Da parte do Govemo, posso affirmar
que o proposito do ministro e o de que nas escolas designadas,
dependentes dos "provveditori" ou das communas autonomas,
se cumpra a experiencia durante tres annos, como minimo, e
corn a maxima amplitude e independencia. Porque este methodo
que se affirma dia a dia em todo o mundo civilizado e de cujo
espirito estao penetrados todos os institutes escolares da Italia,
nao e ainda bem conhecido em seus conjunto, em sua integri-
dade, em sua autenticidade. Nao poderemos conhecel-o, apre-
cial-o e applical-o devidamente, si nao libertarmos nossas mentes
das ideas anacronicas duma educacao coercitiva e formalista da
qual sentimos o peso, tanto mais oneroso quanto mais nos
acercamos do objecto de nossa dedicacao: a crianca — a cri-
anca, que Maria Montessori nos soube revelar melhor em loda
a sua essencia, dedicando a tutela dos seus direitos seu pode-
roso intellecto e seu grande coo-acao."

0 verdadeiro methodo guia o discipulo
         na acQao de aprender.



LITERATURA INFANTIL

                15 DE NOVEMBRO

la em meio a manhd, uma manhd radiante
De um estranho esplendor. . . Bocejando, o gigante
A espreguicar-se num molle espreguicamento,
As palpebras descerra, e os olhos, lento e lento,
Entreabre. Em derredor, o vago olhar derrama,
E nota, corn surpresa, a immensa e viva chamma
Que precinta de luz, alagando-o, o horizonte;
E diffundindo o olhar, e erguendo ao alto a fronte,
Pela primeira vez, ve como e linda a terra,
Como e florido o campo, e majestosa a serra.
Longe, se encurva o ceo, ao qual, beijando, canta
Um hymno, o inquieto mar, de uma harmonia santa. . .
Olhos cerra, e anteve: no recesso das mattas,
Niveas, rolando, caindo, as ruidosas cascatas,
Como os brancos lencoes de noivados felizes;
E sustentadas por seculares raizes,
Arvores colossaes, destrancadas em f lores. . .
Apura o ouvido, e appreende os demais leves rumores. ..
Concentra-se, a scismar. . . Que enorme claridade
0 desperta! E que ruido! E' um clamor! E' a cidade!
E' a luta, o movimento, a marcha delirante
Da vida universal, numa expressdo triumphante!
De cocoi-as, nao mais! porem, de pe, glorioso,
Bello, deslumbrador, heroico, luminoso,
Tomou as proporcoes de um semi-deus. . . Foi quando
A's poderosas mdos algemas agitando.
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Carcomidos grilhoes, jd cheios de ferrugem,
Exclama: (e em sua voz terriveis vozes rugem)
Como pude viver num carcere medonho
Por tanto tempo, sern o sorriso de um sonho?
E como me deixel arrastar como escravo,
Eu, que nascido fui para ser forte e bravo?
Irmdos continentaes! Povos americanos!
Si o pesadelo foi de quatrocentos annos,
Si multi-secular foi minha noite — agora
Sera radiante e eterna a gloria desta aurora!
Comvosco mardwrei; comvosco, lado a lado;
Recolhendo, orgulhoso, os feitos do passado,
Nossos ideaes communs, nossos destines
Entre cantos de amor, da liberdade aos hymnos,
Olhos fitos em Deus, o coracao fremente,
 Ligando esse passado ao fulgor do presente,
 A alma serena, o olhar sem odio, o riso puro,
Galgaremos, Irmdos!! o Sinai do future!

                               LEONCIO CORREIA.

               A LENDA DO MYOSOT1S
                   (ADAPTA<;AO n0 1TALIANO)

     Quando Deus creou a terra, e o sol, e as plantas, que
deveriarn perfumal-a e fazel-a mais bella e risonha; e, final-
mente, o homem, que haveria de gozar-lhe todas as mara-
vilhas — mandou um anjo para dar nomes a toda a infinita
e admiravel multiddo def lores que o seu seio creador havia

esbocado.
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     Na serenidade da manhd, o anjo desceu festivo para
a terra.

     Viu uma myriade de criaturas simples e puras, que,
alegres, elevavarn para o ceo as petalas avelludadas e multi-
cores, irnpregnando o ar, caimo e diaphano, do seu suave
perfume.

     Elle foi de uma em uma, louvando a arte infinita de
Deus, e beijou-as, e declarou-lhes o nome que a cada uma
tena de ficar pertencendo.

     As flo'res agradecidas, inclinavam as matizadas corol-
las, e repetiam o respective nome, para delle sempre se
lembrarem.

     0 anjo, terminado o trabalho, abencoou-as em nome
de Deus, e afastou-se para regressar d sua morada tdo
distante e tdo azul!

     Mas, subito, fez-se ouvir uma timida voz.
     — Anjo, dizia ella, nao te esquecas de mim!
     0 anjo deteve-se.
     Donde proviria aquella tremula supplica? Que cria-

tura houvera que escapasse aos seus olhos vivos e profun-
dos ?

     — Onde estds, pequenina planta? indagou sorrindo,
e passeando o olhar em tor no.

     — Estou aqui. . . Ves-me?
     Seguindo a direccdo da voz, o anjo olhou para seus

pes.
     Do meio de pequenina moita, uma timida fic'rzmha er-

guia a cabeca, na ansia de tambem ser vista e acariciada.
Sua corolla era toda azul, corn olhozinhos amarellos, a
brilhar de esperanca, postos a contemplar a face do anjo.

     — Oh! exclamou o anjo, que pequenita que es! Mas,
como es bella, minuscula florzinha estrellada!. . . Fazes-
me lembrar a minha azul morada. .. Como ie chamas ?

     A pequena corolla permaneceu silenciosa e attenta.
     0 anjo pensou um momenta: recordou-se da vozinha

gentil, da supplica cheia de dor. . .
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     — Pois, chamar-te-ds — Nao te esquecas de mim —
disse afinal.

    • A pequena corolla sorrlu-se feliz, e inclinou-se gra-
ciosamente, em signal de gratiddo. Mas, subito, de novo se
elevou para acompanhar o voo do anjo que seguia a estrada
azul do espaco, em direccdo d sua morada divina.

                                       A. BARRETO.

                  0 TORRAO NATAL

     Um celebre poeta polaco, descrevendo, em magnificos
versos, uma floresta encantada do seu paiz, imaginou que
as aves e os animaes ali nascidos, si por acaso
longe se achavam, quando sentiam aproximar-se a hora
da mode, voavam ou corriam e vinham todos expirar d
sombra das arvores do bosque immense onde tinham
nascido.

     0 amor da patria nao pode ser explicado por mais
bella e delicada imagem.

     Coracao sem amor e um campo arido, quasi sernpre,
ou sempre, chew de espinho e sem uma unica flor qUe nelle
se abra e o amenize.

     Haveria somente um homem em que palpitasse coracao
tdo secco, tdo enregelado e sem vida de sentimento: o ho-
mem que nao amasse o logar de seu nascimento.

     Depots dos paes, que recebem o nosso primeiro grito,
o solo da patria recebe os nossos primeiros passos: e um
dupio receber, que e dupio dar.
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     As ideas grandes e generosas dilatam o horizonte da
patria; a religido, a lingua, os costumes, as leis, o governo,
as aspiracoes fazem duma nacdo uma grande familia e
dum paiz immense, a patria de cada membro dessa familia.

     Mas, deixem-me dizer assim, a grande nao pode fazer
olvidar a pequena patria; dessa arvore majestosa, que se
chama a nacdo, o paiz, nao ha quern nao smta que a raiz e
a familia e o berco patrio.

     Ha nesse santo amor uma escola ascendente, que vae
do lar domestico d parochia, da parochia ao municipio do
municipio d provincia, da provincia ao paiz; ama-se o todo
 porque se ama cada uma de suas partes.

     Corn effeito, e impossivel negar que em suas naturaes
 e suavissimas predileccoes o coracao distingue sempre
 entre todos os districtos, cidades e diversos pontos do
 paiz o torrdo limitado do berco patrio; pobre ou mesquinho,
 esquecido ou decadente, agreste ou devastado, e sempre
 amado por nos e sempre grato para nos.

                                   J. M. DE MACEDO.

                 A BONECA

Minha irmd, quando eu era pequenino,
Mostrou-me, certo dia,
Uma boneca. E disse:         _
_ Isto nao e brinquedo de menino!
Muito cuidado! E, cheia de alegria

E garradice:
— Saiba que e minha filha! Chama-se Juliana.
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Veja.
E, pondo-a no regaco:
— E' de fazer inveja!
Toda de porcellana:
0 rosto, o pe, a mdo, a perna, o braco. . .
E fica em pe sozinha; olhe, e nao cae. . .
E a poz de pe.
— Ah! que linda que ella e,
A minha bonequinha! E dorme sem ninguem
Fechar-lhe os olhos. Diz mamde, papae.
Diz sim, diz nao. . .
Para a fazer falar,
No entretanto, corn. a mdo,
Fez minha irmd girar
Uma especie de rnola ou chavezinha
Muito pequenininha,
E de uma forma singular.
A principle, confesso, five medo,
Porem, depois,
Fiquei gostando tanto do brinquedo,
Que a boneca passou a ser dos dois.
Ora, uma none, minha irmd dormia,
Quando em minha cabeca desenfreia
Uma idea
Que ha muito em mim fervia,
Tal a de saber o que fazia
Juliana,
Que era de porcellana,
Dizer: papae, mamde, ou nao, ou sim. . .
Como um bandido
Ergo-me, e decidido,
Vou direito
Ao leito
Onde Juliana dorme;
Levo na rndo uma tesoura enorme.
Um gesto, e a cravo, em chew,
No venire da boneca. A lamina assassina
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Enterra, e Juliana, que e franzina,
Abre-se meio a meio.
Ante ella aberta, entao, eu me concentre
A ver o que ha por dentro,
E quasi fico louco
De espanto, que afinal, vejo bem pouco!
Qualquer coisa que e molle,
Uma especie de folle
Collado a uma roldana,
E mais uma cordinha de rabeca. . .
Tudo que havia dentro da boneca
De porcellana!
Desde esse dia, entanto,
Quando vejo passar, entre as rendas e fitas,
Essas flebeis e meigas senhoritas
De olhos de amendoa, tez de porcellana
E ares de avezinha,
Nao sei par que razdo, fico a pensar
No folle, na roldana e na cordinha
Que fazia falar
A minha idolatrada Juliana!

                               LUIZ EDMUNDO.

0 JARDiM DA VOV6

       xv
     — Esta e a minha flor, disse Lulu, abaixando-se para

apanhar uma boca-de-ledo. E, apertando, a flor entre os
dedos, fazia a corolla abrir-se e fechar-se, justificando
assim o seu nome. Depois, tirando-lhe o calice, levou-o d
boca, dizendo: Como e doce! Parece mel!
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     — Acho melhor voce nao fazer isso, disse-lhe a vovo.
Esse mel nao e nosso, e pode voce, chupando f lores, engulir
algum insectozinho que ahi tenha vindo fazer o mesmo:
chupar mel.

     — Ahi dentro, tdo no fundo! Ahi nao podem entrar!
     — Podem, sim, Lulu.
     Depois, em silencio, ficaram contemplando a belleza

do canteiro. Que colorido! Havia bocas-de-ledo de todos
os tons imaginaveis: de cor escarlate, marron, alaranjada,
amarella, rosea e branca. Todas essas llndas f lores tinham,
realcando-lhes a cor, uma pincelada de amarello numa das
faces.

     Vovo e Lulu apreciavam havia jd uns minutos as gra-
ciosas hastes carregadas de botoes e f lores debrucados
sobre o verde das suas folhas, quando appareceram novos
espectadores.

     Vovo fez signal a Lulu que nao se mexesse, para nao
perturbar as visitas.

     Primeiro, uma abelha dirigiu-se ao canteiro. Veiu em
linha recta, ceriinka, nao as apalpadelas, como si estivesse
procurando alguma coisa, mas como quern sabia onde ia

e o que queria.
     Aproximou-se, cheirou duas ou tres flores, e sempre

zumbindo, zumbindo, meteu a cabecinha entre os labios
 duma, desapparecendo no sen nectano.

     — E' precise coragem para descer pela garganta dum
ledo, disse, sorrindo, Lulu. E' muito querer mel!

     Dali a segundos viram-n-a sair de costas. Pousou urn
instante na beira da petala, para sacudir parte do p6 dou-
rado de que estava coberta. Em cada uma das suas patas
trazeiras havia uma substancia amarella como ouro; eram
vazinhos microscopicos cheios de pollen.

     Depois, voou, foi-se embora. Apos ella, vieram outras
abelhas, aos bandos. Umas iam, outras vinham, zumbindo e
 sempre levando nas patinhas trazeiras a preciosa cargo
 dourada.
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     Insectos menores, mais fracos, chegavam ao canteiro
florido, m.as nao se aventuravam a descer ao fundo dos ca-
lices; contentavam-se em sugar o restinho de nectar e o
pollen encontrado nas flores cahidas pelo chdo.

     — Precisamos cobrir este canteiro, disse a vovo, pro-
tegel-o, si quizermos ter sementes. Si o deixarmos d merce
das senhoras abelhas, ellas nao deixardo pollen nas f lores,
e nao teremos sementes perfeitas.

     — Olhe, vovo, como a boca-de-ledo e interessante!
Depois de passar a sua vida de flor abrindo e fechando a
boca, termina seus dias transformada em semente; e parece
 um andozinho a nos fazer caretas.

     — E' mesmo! Duos aberturas por onde sdem as se-
 mentes formam os olhos; outra, a boca, e aqui, bem no
 meio, formando o nariz, o resto do estilete da flor.

     — Este andozinho tern nariz comprido, e este nao
 tern quasi nariz. Ate bone tern os anoezinhos! observou
 Lulu.

     —— Pelo que vejo, nao sao so as abelhas que gostam de
 brincar corn as minhas f lores!.. . Mas, vamos, que jd sao
 horas de entrar. Amanhd viremos cobrir nosso canteiro.

      — Seria mesmo pena perder as sementes de f lores
 tdo lindas, vovo!
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                0 LOBO AGONIZANTE
     Um lobo, sentindo-se mal, recordava suas accoes e os

episodios de sua vida passada.
     — Sim, dizia elle, sei que sou realmente um grande

peccador; creio, porem, que nao sou dos maiores. Fiz muito
mal, e certo, mas fiz algum bem. Lembro-me de que uma
vez um cordeirinho extraviado passou, sem me ver, a al-
guns passos de distancia; e eu nao Ihe fiz nenhum mal.
Nessa mesma occasido ouvi o balido duma ovelha que se
achava perfeitamente a meu alcance; e eu nao a matei,
embora nada tivesse a recear dos cdes nem dos pastores.
Nao e verdade, comadre raposa?

     — Posso confirmar tudo, assegurou a raposa, pois
me lembro perfeitamente das circumstancias. Tudo isso
aconteceu naquelle dia em que o compadre lobo se engas-
gou corn aquelle enorme osso que mais tarde a boa ce-
gonha Ihe arrancoii da garganta.

                VERDADE1RA POLIDEZ

     Certa vez, passeava, em companhia dum commercian-
te, o presidente Jefferson, dos Estados Unidos, quando, ao
passar por uma rua, foi elle respeitosamente cumprimen-
tadopor um negro. 0 presidente, corn um ar de bondade e
solicitude, respondeu ao cumprimento.

     — "Como, disse o commerciante, admirado, vossa
excellencia condescende a saudar um escravo?"

     — "Eu," respondeu Jefferson, "ficaria certamente
muito triste si um escravo me excedesse em polidez."
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                0 CASTIGO IX) CEDRO

Grita o cedro orgulhoso:
          — Eu sou do excelso rnonte

a majestade, el-rei!
          Gloria estranha e suprema!

Longe, longe de tudo, elevo a minha f route
d vastiddo dos ceos!

          Coroa o meu diadema
          a floresta sombria. . .

 Nos meus ramos, pousada, a aguia exhausta descansa
          tranquilla, noite e dia,
          poleiro de confianca,

quando a subir de mais voeja sem directrizes...
          E o homem? Negro destino,
          destino de infelizes,
          humilde e pequenino,

 arrasta-se no lodo!

         0 homem apura o ouvido.
Doe-lhe o escarninho atroz, doe-lhe o sarcasmo ousado,
e abate, sem ter pena, o cedro envaidecido,

         a golpes de machado.

                             BALTHAZAR PEREIRA.
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                   SOL ESPIRITUAL

     Jorrando do ceo luminoso, em ondas resplendentes
de luz, a sol glorioso aquece e illumina a terra. Delle os
vegetaes recebem salutar e vivificante luz; as flores des-
abrocham, brilhantes, pelos valles; nos prados abrem-se as
corollas dos immaculados lirios; resplendem as gotas do
rocio; os frutos sazonam pendurados d ramagem verde-
jante do arvoredo; germina a semente; a terra se embal-
sama de perfumes. Quantos mysteries nessa luz bemdita!
Que delicias nos traz essa luz querida!

     Assim e o Sol Espiritual: d sua presenca fogem as
trevas, desabrocha a intelligencia, aclara-se a razdo, re-
quinta-se a bondade, aperfeicoa-se o entendimento, apri-
moram-se as virtudes.

     Muito es, Sol Espiritual; elevada e a tua missdo!
     Afugentas, para sempre, as trevas da ignorancia;

ellas desapparecem, para nao mais tornar, afim de que
em seu logar impere o saber; enxotas o erro, para dar logar
dverdade!

              ANTONIETTA PANTOJA: DE MORAES.

                  CANTANDO A VIDA
                      (EXCERPTO)

     Elle e aquella crianca de doze annos sentiram-sf, or-
phams do grande amor. 0 coracao que vivia pelos dois
coracoes acabava de parar, e elle ficara sem esposa e ella
ficara sem mde.

     0 destino poe assim, as vezes, certas criaturas na
vida, cnmo si as deixasse numa encruzilhada de longo ca-
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minho ou perdidas numa immensa e erma floresta. Aquelle
peito desapparecido era o unico refugio daquelles dois
entes, tdo frageis e tdo desolados na terra.

     Pensando muito na sua tristeza, combinam um re-
curso extreme. A existencia e agora para elles um grande
peso e uma affliccdo de morte. Nao e so a miseria que os
attribula; mais do que a miseria, consome-os a saudy.de.

     Resolvem, entao, sair pelo mundo, como uns precitos,
a disfarcar aquella dor. 0 velho cego tangeria o seu alaude
e a menina cantaria umas cancoes que fossem dizer as
 almas da terra toda a desolacdo das pobres almas.

     E assim partiram para aquella jornada, sem patria e
 sem lar, ansiosos por commover coracoes.

     Andaram por aldeias longinquas e por sitios afasta-
 dos. As gentes os ouviam corn grande alvoroco po'rque
 aquelles cantos entravam fundo nos peitos, e nelles iam
 acordando emocoes adormecidas. Os sons daquellas cordas,
 o accento daquellas vozes, a expressdo daquelles gestos
 agitavam. as almas e as punham num espanto e num deli-
 rio estranho, como si so agora aquelles desconHecidos an-
 dassem a dizer-lhes o que era a Vida. Onde quer que pas-
 sassem espalhando os seus cantos, as multidoes vinr'i^
 pasmar e as criancas e os velhos, principalmente as almas
 dolorosas e as almas que acordavam para os mysteries do
 Amor, punham-se a estremecer num grande silencio em
 torno delles. Nos campos, nas estradas, nos bosques, pelas
 vicinas dos bairros, andavam sempre acompanhados de
 longo sequito em afans como de devocdo on ceremoma de
 culto.

      Sentindo-se acalentados do mundo, as duos criaturas
 se incendlavam, e se arrebatavam de enthusiasmos estra-
 nhos. 0 velho, como si por dentro da tenebrosa cegueira,
 a alma illuminada visse mais do que os olhos mortos, tinha
 frenesis e arroubos de possesses e cantava tambem num su-
 bito delirio, e a sua voz fazia-se lugubre como oracdo em
 camara ardente, afflictiva como supplied de precito ca-
 minho do patibulo. Transfigurado nos seus extasis, elle
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escancarava a boca para cima, como si quizesse expellir

do peito a alma para as alturas.               . j j •
     E do seu canto ficava nos ares uma como piedade m-

iinita um pouco de clamor de misericordia, uma como so-
lennidade de coisas externas, que enlevam as gentes.

      E a redondeza toda se alarmava e se abria em mara-
vilhas. Dir-se-ia que a propria natureza vibrava mais m-
iensamente, despertada por aquelles gemidos; pois as
 florestas, as campinas, o ceo, as montanhas azuladas, os
 valles floridos — tudo parecia viver duma vida estranha
 quando a voz cavernosa, profunda, fatigada do velho cego,
 dava um accento de litania dquelles cantos:

      <•
           No's so/nos almas penadas
           Pelo mundo, sem guarida. . .
           Somos almas desoladas,
           Que andamos cantando a Vida. . .

       E a f^e simples e boa accorria das devesas a cu-
  mular de carinHos as pobres criaturas; todos Ihes trazum.
 fruias e f lores; e, mais celestes do que dadivas valiosas, Ihes
  valiam os applauses, a sanccdo das outras almas. 0 velho,
  que nao aprendera a sorrir, chorava de alegria; e a memna
  tinha os olhos muito abertos.para o mundo.

       Assim andaram os dots por longes terras, a abalar

  coracoes.

ROCHA POMBO.
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 NINGUEM ME ENOANA...

 Pelo Natal, a mdezinha
 Me disse, muito em segredo:
— Papa Noel, d noitinha,
Vae trazer-te, hoje, um brinquedo.

Eu bem quiz ver o velhinho,
Mas o somno me venceu;
E noutro dia, um carrinho
junto d cama encontrei eu.

Mas, a mim. . . ninguem me engana,
E a razdo disso aqui vae:
0 carrinho do Noel
Veiu no mesmo papel
Do pido que me deu papae. . .

                 A CARIDW
DOS humildes irmd, e mde dos infelizes,
Abrigo-os em meu selo, acolho-os corn bondade;
E ao color do meu beijo, o lirio da Piedade
Lanca nos coracoes abencoadas raizes.

Povos e religioes de todos os poizes
Conhecem do meu riso a immensa daridade;
Sou santa sem atheu, tenho da humanidade '
0 culto, a adoracdo enire os varios matizes. '
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Onde a fome organiza uma rondo, sombria,
Onde a miseria existe, onde a desgraca chora
Appareco e, commigo, apparece a alegria.

Mensageira de Deus — do justo d alma sonora
Desco, entre anjos do ceo, d noiie oppondo o dia,
E ao crepusculo triste, o resplendor da aurora.

                            LEONCIO CORREIA.



NOS ARRAIAES DO ENSIKO

  0 ENSINO DE DESENHO NAS ESCOLAS NORMAES

     0 ensino do desenho, que visa adestrar a mao, agucar .1:
observacao, educar a memoria e a imaginacao, e desenvolver &
sentimento esthetico, nao pode ter, na escola normal, fmali-
dade puramente educativa, em vista da feicao profissional dessa
escola, e.m que os alumnos se preparam para o exercicio do

magisterio primario.
     Sendo o desenho uma admiravel linguagem graphica, um

 instrumento precioso de transmissao de ideas e sentimentos,.
 mn meio concreto de exprimir coisas e formas, que a palavra
nem sempre consegue corn clareza, a acquisicao da habilidade
no desenho e de incontestavel vantagem para o future professor.

     Preceituando a pedagogia moderna que o ensino elemental'
 seja essenciamiente intuitive, o mestre, na falta dvm museu.
 escolar, sera forsado a utilizar-se do desenho, paru a repre-
 sentacao das formas que sao objecto de estudo. Quanto mai&
 habil e desembaraeada for a sua mao em reproduzir, embora
 aschematicamente, o assumpto de sua aula, tanto mais viva e
 compreensivel sera a sua explicacao, maior attencao obtera dos

 discipulos e mais efficacia no ensino.
      0 professor nao pode desprezar esse valioso auxiliar que

 toma as suas licoas agradaveis e attraentes para as criancas,
 que muito aprecia.m o desenho, mormente o colorido.

      Para tal objectivo, o desenho de execucao minuciosa e de-
 morada, praticado corn a preoccupacao de "realizar obra per-
 faita," e pouco efficiente. 0 normalista precisa exercitar-se
 mais no esboco rapido, na "arte do croquis," que o tome apto.
  a traduzir de memoria, destramente, a mao livre, perante a-
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. classe, o objecto ou instrumento, a scena ou a idea corn que
 •desaja illustrar a sua explicacao.

      Considerando-se que, na maioria das escolas, os meios de
 que dispoe o professor, para a execugao desses rapidos bos-
 quejos, se limitam apenas ao giz e ao quadro-neigro, importa
 exercitar o normalista no emprego desses meios. Portanto, o
 desenho mnemonico, feifo no quadro mural, a giz branco ou de
 cor, deve altemar-se corn os demais exercicios de desenho.

     Para essas aulas de desenho illustrative, serao os alumnos
 chamados ao quadro, por turmas de oito ou dez, afim de, em
 tempo marcado (cincc/ou seis minutos) desenharem de memo-
 ria o assumpto, determinado em aula anterior, pelo professor,
 e sobre o qual ja se exercitaram em casa, observando e
copiando, sempre que possiveil, d'apres 'nature.

     Decorrido o tempo, antes de convidar nova turma, fara o
•professor a critica indispemsavel desses esbogos, critica bene-
vola e proveitosa, induzmdo o proprio autor a corrigir iofo
os erros notados.

     Esses delineamentos, feitos a traces largos e desembara-
cados, muitas vezes se restringem ao simples contomo dos
objectos, as suas linhas essenciaes e caracteristicas, o que quasi
seimpre e sufficiente para o fim a que se destinam.

     Mas, o exercicio basico, primordial, de todo o exercicio
de desenho nessa escola, deve ser a copia do natural, servindo
•de modelos: vasos e outros 'objectos usuaes, folhas, frutas,
flores, animaes vivos, ou embalsamados, figuras, paisagens etc.

     Por ser contraproducente para a educacao da vista e des-
envolvimento da personalidade do alumno, e condemnavel, de-
vendo-se abolir por completo, a copia de estampas ou de
desenhos executados no' quadro-negro pelo professor. Pela es-
tampa, nao pode o alumno julgar o verdadeiro relevo e chega
ate a descuidar-se da forma, para preoccupar-se mais corn a
technica, com o modo de execucao do assumpto, que o artist'a
mterpretou de maneira toda pessoal. Deante do natural, livre
da mfluencia do "technismo," procurara o alumno reproduair      •^ft
o modelo, segimdo seu modo .de sentir, sem preoccupar-se corn    '^y^
os meios a empregar.
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     Na copia do natural, para a representagao dos effeitos de
luz e sombra, podera o almmno empregar o carvao, o lapis, a
penna ou a aquarella.

     0 carvao, o fusain dos arti'stas, e brando, macio, facil de
espalhar-se por grande superficie, e fornece iun torn variavel,
do mais delicado ao mais vigoroso; pode ser manejado sobre
o papel corn a mesma firmeza ei desembaraco corn que se usa
o gii? no quadro-negro. Prestando-se admiravelmente para a
execucao rapida de esbogos, era conveniente adoptal-o.

     Para facilitar a mterpretacao do claro-eiscuro, tambent
aconselhamos o emprego de papeis colorido's (papeis cinzentos,
pardos, esverdeados, azulados etc.) cuja cor representaria as
"meias-tintas," sendo as soonbras accentuadas a carvao ou a
lapis preto, e as luzes realcadas a giz ou a crayon branco.

     Copiando directamente do natural, educa-se a vista para
apanhar o conjunto geral do modelo e d'eterminar a direccao
de suas linhas e suas proporcoes relativas. Mas, embora iiina
vista exercitada seja, para esse fim, sufficiente, seria conve-
niente, para aplanar difficuldades e explicar certos desvios de
linhas e deformacoes de superficies, dar opportuna e pratica-
mente as nocoes mais elementares de peirspectiva.

     Alem da perspectiva linear, que determina a direccao e
dimensoes das linhas, ei da perspectiva aerea, que indica o
afastamento relativo dos objectos, pela gradacao das cores e
das tonalidades, importa fazer praticar o desenho geometrico,
desenho que e executado corn instrumenlos, corn regua, com-
passo e te. 0 desenho a mao armada habilita o normalista
a resolver graphicamente os problemas da geometria e a appli-
cal-os ao desenvolvimento dos solidos, ao desenho de letras de
forma, ao omato geometrico (gregas, frisos.,? mosaicos etc.) e
finalmente ao desenho geometral, que representa um objecto
corn suas dimensoes exactas e sua forma real, pelo systema
de projeiccoes.

     Como immediata appli cacao do desenho do natural, pre-
cisa figurar no programma dessa escola — a composicao deco-
rativa, creada pelo proprio alumno, sobre motivos tirados de
nossa fauna e flora, tao ricas de formas e cores, e bem combi-
nados no dei&enho de frisos, molduras, festoes, fundos, rosa-



HEVISTA ESCOLAB73

ceos etc., uteis para a omamentacao dos objectos domesticos e
dos trabalhos manuaes.

     Nessa escola, para que o alumno consiga desembaraco nos
traces e largueza de movimentos, nao se devia permittir que o
alumno ex'ecutasse desenhos minusculos, em paper ou cademo
d-e pequeno formato. Os deseimos preicisam preencher a folha
de tamanho nunca inferior ao de 1/^ de papel inglez.

     Para o bom ensino do de&enho, era necessario que cada
fiscola normal tivesse uma sala apropriada, corn algumas duzias
de cavalletes verticaes e de pranchetas, para a fixacao das
folhas, que permittissem os almnnos trabalhar em posicao mais
hygienica e mais favoravel a liberdade de execucao. To'davia,
•na falta dessas coimmodidades, aconselhamos que, para servir
de prairacheta, cada alumno adquira 'uma pasta de (y^SOX
O'",70 formada de duas folhas de papelao e'spesso, corn a lom-
bada e cantos guamecidos de forte percalina, para extender a
folha e aesenhar, apoiando-a ao collo e ao encosto duma ca-
deira, ou a tampa duma carteira escolar.

     E' preciso ainda chamar-se a attencao do professor para
os inconvenientes 'do pessimo systema de por a mao no desenho
 do aluimno, .corn o intuito de aperfeicioall-o e corrigir-lhe os
 defeitos. Tocar nesses trabalhos e estimular a preguica e a
desattengao. 0 alumno deve ap render por seu proprio esforco,
 dando ao sen trabalho um cunho pessoal.

     As correccoes, individuaes ou, de preferencia, collectivas,
 indicadas na margem do papel ou no quadro mural, devem
 concitar o alumno a observar melhor o modeilo e a corngir
os erros de seu desenho, afim de educar-lhe a attencao, que
e a pedra angular do exercicio de desenho.

     Damos, em seguida, um programma de desenho nas escolas
TOinnaes, de accordo corn as consideracoes acima.

                          1.° ANNO

     Do NATURAL : — Copia de objectos usuaes, de formas sim-
 ples; suas proporcoes, contornos e massas de sombra e luz.
 Ensino occasional das nogoes mais elementares de perspectiva
 pratica.
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     DE MEMORIA:—Execucao, a mao livre, no quadro-negro,
a giz branco e de cor, de figuras geometricas planas (circulo,
ellipse, oval etc.) e de objectos usuaeis, cujos contomos possam
ser abrangido's por essas figuras. Ex.: objectos de contomo
circular ou semi-circular — laranja, bola, maca, globo, bule,
taga, chicara, tigela etc.; de contomo elliptico—batata, melan-
cia, tomate, limao e outras frutas e objectos de uso commum; de
contorno oval — ovo, pera, e objectos diversos etc.

     NOCOES SOBRE CORES. Combinacoes e matizes. Estudo
pratico.

     DE IMAGINA^AO:—Composicoes decorativas, fazendo ap-
plicagao de cores.

     DESENHO LIVRE:—Feito fora da classe.

                          2.° ANNO

     Do NATURAL:—Deseinho de formas naturaes e objectos
manufacturados, isolados e depois agrupados.

     Continuacao do estudo pratico de perspectiva. Perspectiva
do quadrado, do cubo e do circulo. Desenho, em perspectiva^
duma caixa, um livro, uma cadeira, um armario etc.

     DE MEMORIA:—Esbocos rapidos, no quadro-negro, dos
principaes solidos geiometricos e de coisas cuja forma se asse-
melhe a desses solidos regulares. Ex.: coisas da forma cylin-
drica — garrafa, botija, tambor, copo, cartola, carretel, panela,
tronco, torre etc.; de forma conica — funil, jarro, leiteira,
tina, cafeteira, cenoura, cesto, caramujo etc.; de forma cubica
— dado, caixa de giz, tinteiro, mesa, cadeira etc.

     COMPOSI(;AO DECORATIVA:—Corn elementos naturaes —
galhos corn flores e frutas, crear um motivo ornamental
barra, festoes etc., fa?'.iddo applicacao d'e cores. Nocoes de
estylizacao.

     DESENHO GEOMETRICO:—Execucao, corn instrumentos
(esquadro, compasso e te) das construccoes relativas a geoire-
tria plana. Desenho de leitras de forma, 'simples. Nocao de
projeccao horizontal. Representacao horizontal da sala de
aula, do edificio escolar etc.

     DESENHO LIVRE:—Feito fora da classe.
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                         3.° ANNO

     Do NATURAL:—Desenho de grupos de objectos diversos.
Observacoes dos valores e do claro-escuro. Desenhos colondos,
coin as sombras realcadas a lapis preto ou a bico de pemia.

     Breve synthese das prmcipaes lets da perspectiva pratica.
Desenho, em perspectiva, dum canto da sala de aula, dum tre-

cho da rua etc.
     DESENHO GEOMETRlco:—Projeccao vertical dum movel

ou dum objecto escolar. Reipreseritacao da plama, das faces

e do corte de objectos usuaes, inslrumentos etc.
     DESENHO DE MEMORlA:—Oo^i5 rapidos, no quadro-

negro, de instrume,ntos diversos, de orgams e conjuntos vege-
 taes, para illustrate de aulas elementares de sciencias phy-

 sicas e naturaes.
      COMPOSI^AO DECORATiVA:—Combinae6es variadas, exe-

 cutadas livremente peilos alumnos, de motives omamemaes,
 copiados do natural. Sua applicacao a trabalhos diversos.

 Composicao de monogrammas.
      DESENHO LIVRE:—Feito fora da classe.

                         4.° ANNO

     Do NATURAL:—Desenho de aves e outros animaes. Es-
tudo da figura 'humana. Modelo vivo vestido. Silhuetas em
negro. Desenhos a pincel. Croquis rapidos do natural, feitos

ao ar livre.
     DE MEMORlA:—Desenho, no quadro-negro, de insectos,

peixes, .aves, animaeis domesticos e selvagens etc., para illus-
t'racao de aulas elementares de historia natural.

     DE iMAGlNAeAO:—'Compo.sic6es decorativas, corn elemen-
 tos de nossa flora e fauna. Desenhos aquarellados, de letras
 de fantasia, decoradas corn flores, animaes eitc.
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                               5° ANNO                         ' |||

          Do .NATURAL:—Desenho rapido de conjuntos.               :'S
          DE MEMORIA:—Desenho, no quadro-negro, de pessoas,     •(

     animaes, paisagens e scenas diversas, para illustragao de      l!|
     anlas elemientares de geographia, historia, Imguagem ete. De-      j
     senho livre de paisagens e figuras, feitas fora da classe.            ||

          Estudo cntico de reproducgoes de obras de arte.               S
          Visitas a museus, monumentos e exposigoes artisticas.         1
          Composigoes decorativas, executadas a aquarella.              ^
          Leitura commentada do progra'mma de desenho do curso      '5|

     primario.                                                        •^

                                      CYMBELINO DE FREITAS,             I

                                   Inspector-especial de desenho.          1
                                                                         '•&:?.

 estudo confere sciencia, mas a medi-

^^^ tagao, originalidade. ^^^^



p ^r^r ^jjr ^^•^^•^P ••^••H^y^^^'^r^y^o* '<^U^ '^ 1 ^^'C^ ^>*^ V V •
•rt- A -VrtfPv^rfh.,-1^-^'*^ ^^^K^f^^^^1S..A^^K. ^^ ^^ ^ ^ ^h. ^^ ^h-^ft^.-rfh

Ht^^^^i^ffW^TO.V^/Vi»'^y'w«ur'vy'ur'VM's>'v^«^'^''^''t»"tt''^)'«t>' <f^ .fij^y^.'^. ^"A._A- A. A"^ A-^. .^^ ^ ^ ^1^^.-^ ^-^ll^^l^-

MUSICAS E CANTOS ESGOLARES

             SAU&AOE

    (LETRA DA MUSICA ANNEXA)

A dura sorte levou-te.

Sem a luz do teu olhar,

Minha tristeza e uma noite,

Mas a saudade e um luar. . .

A noite e brumosa e feia.

(Noite de inverno nao fosse!)

Mas no ceo a lua cheia

E' tao radiosa e tao doce!

Scismando a lua, que passa,

Minha alma pode exclamar:

A noite desta desgraga

E' noite, mas de luar. . .

AMADEU AMARAL.
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„ SAUDADB"CAPK^O BRASILEIRA
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VULTOS E FACTOS

       GALERIA NACIONAL

(LE1TURA PARA AS CLASSES ADE.^NTADAS)

                      RUY BARBOSA
     Messidoro admiravel, foi Ruy Barbosa "mais do que um

homem superior, o symbolo duma raca, a expressao grandiosa
duma nacionalidade."

     Para louval-o. e pobre o verbo e fraca a expressao, porque
elle foi, ao mesmo tempo e corn egual intensidade e grandeza
incomparavel, jurisconsulto e orador, tribuno e parlarnentar,
publicista e philosopho, hornern de espirito e de coracao. Nao
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 havia segredos, nem arcanos que o seu cerebro nao illuminasse,
profundando num milagre de luz, todos os dominios do saber
humano.

     Tao grande e a sua figura, tao notaveis os seus feitos como
cliefe do civismo brasileiro, como libertador de escravos, como
espirito militanlei, coracao liberal, advogado dos oppresses, lida-
dor da justica e da liberdade, que deante delle se curvam o ta-
lento e a cultura das maiores cerebracoes do globo.

     Qual o brasileiro que porventura nao se lembra ufano da
memoravel jornada de Haya, ondei o nome do Brasil ficou reful-
gindo como o duma nacao grande e valorosa, digna do
conceito e da admiracao do mundo? Quern se esqueceu que foi
Ruy — o atlante, como o cognominara Coelho Netto — a
forca victoriosa que abrira, a golpes de genio, o caminho defi-
nitive para as reivindicacoes a que tinham direito incontesta-
vel as Pequenas Potendas, no concerto universal?

     Lutador como nenhum, Ruy deixou na Historia Patria,
aberlo em gemmas, um nome que sera para as geracoes brasi-
leiras de todos os tempos, o mais alto brasao de seu orgulho e
a gloria mais alia e legilima de seu culto.

     Maior que seu tempo, a sua vida esta marcada por uma
serie ininterrupta de renhidas pelejas, de batallias formidan-
das em defesa dos traces, dos humildes e na reivindicacao dos
principles 'constitucionaes a que votaram juramento e fidelidade
os implantadores do regime.

     Morto, ficou para eternizar u sen noine essa obra maravi-
Uiosa de idealismo e de genio, que abraca todas as fronteiras das
sciencias, todas as distancias do saber, e que foi vivida e lavo-
rada, dia por dia, corn a virtude e a abnegacao dum verdadeiro
apostolado.

     Mas, onde 0 seu prestigio culminou, foi na revivescencia da
lingua, a qual deu uma plasticidade nova, um vigor surprehen-
dente, uma opulencia maravilliosa e uma perfeicao nunca
attingida, '"desde os chronistas dos reis ate os lavrantes de
filigrana."

     Como perfeito mestre da palavra, quern se Ihe pode com-
parar? Elle que, consoanie accenluou Lemos Britto numa syn-
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these admiravel — "faz da palavra raio, e corn ella calcina,
 destroe, arraza e illumina; faz da palavra satyra, e corn e11a
zurze, fustiga humilha, transforma-a em estafim, e as ancas da
torpitude eil-a que estala e tira sangue; forja-a em legitimo To-
ledo, e ahi esta que cae a fundo, agil como um florete em punho
de esgrimista, prostrando dum so goipe o adversario; veste-a de
ironia, e corta e queima como o vitriolo. Nas batalhas que fere,
participa de tudo quanto constitue as tempestades: sibilla como
os ventos, clareia como os relampagos, abate come os fuzis, ri-
bomba como os trovoes, rebrame como as vagas.

     Nessas horas de colera, dir-se-ia que, novo Antheu, vae
buscar a forga as entranhas da terra, e, novo Prometheu, vae
roiibar a luz as constellacoes do ceo.

     Arrefecida a peleja, nao mais e rajada, nem raio, nem
arrazameinto'; e chuva que suaviza; e orvalho que dulcifica; e
zephiro que acaricia, e piedade, e perdao. . . Entao, sua elo-
quencia troca as forcas de Jupiter pelas mimosas corollas dos
jardins do coracao. Faz da palavra balsamo, e conforta; unge-a
de mel, e dessedenta os soffregos de justica; unta-a de essencias
delicadas, e perfuma o ambiente; veste-a de docura, e quebranta
as almas dos mais duros.

     A sua musica, repete nas almas o milagre de Moyses: —
nos soberbos abrota um veio de -bondade; nos mais scepticos
abrolha uma esperanga."

     Eis figurado o genio cujo nome refulgira dum brilho im-
perecivel no's fastos da nossa historia, como o do maior apos-
tolo do Direito em seu tempo e o da maior cerebracao da
America Latma, — orgulho e gloria do Brasil.
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                 A ON^A E 0 GATO (l)

     A onga pediu ao gato para Ihe enslnar a pular, e o gato
promptamente Ihe ensinou. Depois, indo juntos para a fonte
 beber agua, fizeram uma aposta para ver quern pulava mais.

     Chegando a fonte, encontraram la o calangro (2) e entao

 disse a onca para o gato:
     — Compadre, varnos ver quern, dum so pulo, pega o cama-

 rada calangro?
     — Varnos, respondeu o gato.
     — So voce pulando adeante, disse a onga, astuciosa.
     0 gato pulou emcima do calangro e a onca, agil e rapida,

 pulou erncirna do gato. Entao, o gato percebendo a intencao da
 onca, pulou de banda e escapou da volteada. (3)

      A onga ficou desaponlada e disse:
      — Assirn, -compadre gato, e que voce me ensinou?! Prin-

 cipiou e nao acabou . . .
      0 gato respondeu:
      — -Saiba a comadre que neim tudo podem os mestres en-

' sinar aos seus discipulos.

       (1) — Conto de origem africana, colligido por Sylvio Romero.
       (2) —i Calangro: — especie de lagarto.
       (3) — Escapar da volteada: — livrar-se de ser enganado, ou de cair

em cilada; volteada — cilada, emboscada numa volta de capao ou matto; e
termo empregado tambem em relacao ao gado quando se apanha de sur-
presa ("Vocabulario Gaucho" — Roque Callage.)



                              *                             ^*

                 0 MACACO E A COTIA

     0 macaco foi dansar o caterete (4) em casa da cotia. 0
 macaco poz-se a tocar viola e a cotia comecou a dansar, e, no
 virar a roda, deu uma umbigada na parede e partiu o rabo.

     Todos os que tinham rabo, ao verem o incidente, ficaram
 corn medo de dansar.

     0 prea, vendo que ninguem se mexia, disse:
     — Ora, voces estao corn medo de dansar. Mandem tocar,

e vdo ver obra!
     0 macaco ficou logo desconfiado e trepou num banco e

poz-se a tocar para o prea dansar. 0 prea deu umas voltas e foi
dar sua u.mbigada no mestre macaco, que nao teve outro geito
sinao entrar na festanga, e-todos, de proposito, Ihe pisaram no
rabo.

     Disse elle, entao, indignado:
     — Nao danso mais, porque compadre prea e compadre

sapo nao devem dansar pisando no rabo dos outros. Si elles ti-
vessem rabo, va la, a gente descontava. . .

     E pulou para cima da janella e de la.ponteou (5) a viola,
sem ser mco'mmodado.

            A LENDA DA VICTORIA-REG1A

     Dentre as immensas folhas verdes, semelhantes a lavo-
radas bandejas de esmeralda, exsurgem e desabrocham,, brancas
e olorosas, como grandes magnolias polypetalas ou "enormes ^
bogarins, de trinta a mais centimetros de diametro e quasi dois
de altura." E' a victoria-regia.

       (4) — Caterete: — dansa de caboclps; especie de batuque, ou
dansa especial dos negros africanos.

      (5) -- Pontear: — tocar, tirar notas do instrumento; diz-se tam-
bem das rezes que se rocam a frente para romper a marcha da tropa.
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     Flor nenhuma se Ihe pode comparar em belleza e tamanho.
     A' superficie das aguas, ostenta-se, regia e soberana, como

a maravilha sem par dos thesouros inenarraveis da flora brasi-

leira.
     Os indios, na sua crenca, denominaram-n-a a "estrella das

aguas" e teceram a lenda maravilhosa da sua origem, dan-
do-a como nascida do -corpo branco de Naya, jovem e linda
princesa duma tribu primitiva que habitava as margens desse
grande mar de agua doce que e o Amazonas.

     Certa noite, Naya, a joven princesa, attrahida pelo mys-
terio das aguas, debrucou-se sobre o grande lago e viu no
espelho liquido a imagem luminosa dum principe que Ihe ace-
nava, alegre e feliz. Encantada pela visao estranha, a jovem
princesa foi caminhando para elle, ate desapparecer num re-

moinho, em meio das aguas. . .
     Dias e dias procuraram-n-a inutilmente pelas selvas os

heroes da sua tribu. Adivinhos e feiticeiros se qmpenharam em
desvendar o grande mysterio, quando, ao fim dum longo dia,
viram surgir, como uma apparicao a superficie do pelago
illuminado pela faiscacao dos astros, uma branca e enorme
flor, ate entao desconhecida.

     E deram-n-a como nascida do corpo branco da linda prin-
cesa, pelo que a intitularam a "estrella das aguas."

**

   TROVAS PAMPEANAS

Coracao como esle meu
Tao leal nao ha nenhum;
Por estes pagos (6) a fora
Dum cento se lira um!

       (6) — Pago: — (Rio Grande do Sul) — logar onde se nasceu; o
rincao, a querencia, a villa, o povoado, a estancia do municipio onde alguem
mora ou donde e natural. E' empregado, indiHerentemente, no singular i-'u
no plural — pagos.
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Quern quizer ser bem querido
Nao se mostre afeicoado:
Que um affecto conhecido
Periga ser desprezado.

Quando a gente pobre morre,
Vae gozar la nas alturas;
0 rico vae e p'ra os quintos, (7)
Fervendo na fervedura. (8)

       (7) — Quinfos: — ir p'ra os quintos e o mesmo que — ir para
o inferno. Expressao popular muito corrente.

       (8) — Esta quadra e muito corrente no interior do Estado de S.
Paulo.



     Pelo segundo anniversario do seu exercicio no alto cargo
Je Director Geral da Instruccao Publica. occorrido no mez p.
findo, o Sr. Prof. Pedro Voss recebeu do Sr. Dr. Secretario do
Interior o telegramma seguinte:

     "A data de hoje recorda vossa posse no cargo que vindes
exercendo ha dois annos, corn tanto brilho e proveito para a
instruccao publica.

     Congratulando-me corn os professores e alumnos sob vossa
direcgao e corn o dedicado e leal collaborador do governo, pela
passagem desse anniversario, envio ao prezado amigo smceros
agradecimentos e a mais cordeaes saudasoes."

* * *

     Realizou-se no dia 12 do mez p. findo, no Theatro Muni-
cipal, a inauguracao official do Orpheao Infantil Paulista, nova
instituicao destinada a cultura do canto entre os alumnos das
nossas escolas.

     A' audicao estiveram presentee o Dr. Presidente do Estado
e Srs. Membros do Governo, o Sr. Director Geral da Instruccao
Publica e seus auxiliares, representantes da imprensa, profes-
sores, grande numero doutras pessoas gradas e de Exmas. fa-
milias da nossa elite social.
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     Cerca de tres mil criancas, num conjunto harmonico de
vozes, empolgaram a numerosa e selecta assistencia que enchia
o vasto theatre e que nao Ihes reisgateou o seu melhor applause,
bem .como ao director do Orpheao, maestro Joao Gomes Junior.
Junior.

     A magnifica demonstracao veiu por em evidencia o valor
educative do canto nas escolas, quando subordinado a um bom
criterio pedagogico, como o que esta sendo seguido nos grupos-
escolares do Estado.

     Corn effeito, simultaneamente corn as regras physiolo-
gicas relativas as funccoes do apparelho vocal e do respira-
torio das criancas na emissao da voz, foram observadas as
referentes a educacao moral e artistica que o canto coral deve
despertar. Eis porque as criancas que constituiram o Orpheao,
deram aos hymnos e cancoes nao so a nitidez musical, como a
interpretacao e o sentimento que Ihes inspirou a compreensao
clara das respectivas letras, alias, todas sobre assumptos ten-
dentes a crear na alma infantil o sentimento de respeito e amor
pelas nossas coisas, pelos nossos homens, pela nossa patria.

     Em summa, os hymnos e as cancoes executadas pelo Or-
pheao Infantil Paulista, foram compreendidos e sentidos, attin-
gindo assim a sua finalidade educativa, e comprovando plena-
mente a utilidade da nova instituicao em boa hora creada pelas
altas autoridades da Instrucgao Publica do Estado.

                             * * *

            SERIA^AO DE LIVROS DIDACTICOS

     Sobre o assumpto, a Directoria Geral da Instruccao Publica
mandou publicar o seguinte edital:

     "De ordem do sr. Director Geral e para o conhecimento
dos interessados, faco publico que, por esta Directoria, vae ser
feita a seriacao dos livros didacticos, ja approvados, que devem
ser usados no proximo anno lectivo para o ensino de leitura ele-
mentar, expressiva e supplemental- nas escolas do Estado.
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     Os autores, ou os editores de taes trabalhos, que quizerem

concorrer a referida seriacao, poderao apresentar os mesmos,
nesta Directoria, ate o dia 20 de outubro proximo, ern tres exem-
plares impressos. Nao serao admittidos trabalhos dactylogra-

phados ou manus'critos.
     Os exemplares submettidos a seriacao nao serao restituidos.

     Directoria Geral da Instruccao Publica, 22 de seternbro

de 1926.

     Francisco Antunes da Costa, Director da Secretaria."

          "REVSSTA ESCOLAR"
    Aos Srs. assignantes, em atrazo, a Redaccao

pede mandarem satisfazer o seu debito, por
todo o correni.e mez de novembro.

    OutroBim, as reformas de assignaturas para
1927, bem como as assignaturas novas, devem
ser feilas no decorrer de dezembro proximo,
para a boa ordem na remessa da Revista.



S^ICRETARTA DO INTERIOR

  Varios despachos, pelo Ex;"0 Sr. Dr. Secretario do Interior

     ADELIO FERRAZ DA COSTA. — Indeferido. 0 supplicante foi
submettido a mspeccao, nesta Capital, a 10 do corrente, e o
laudo conclue, corn fundamento em exame clinico e provas de
laboratdrio, que a molestia verificada pode ser tratada sem pre-
juizo do exercicio do magisterio. Contra laudo assim fundado e
recentissimo, nao pode prevalecer simples attestado medico.

     JOSE FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES. — 0 supplicante
nao tern direito a licenca corn inicio pedido, pois nao justificou,
nao satisfez as exigencias legaes, que a esse respeito sao claras,
expressas e terminantes. Accresce que as informacoes reiteradas
e uniformes excluem a possibilidade legal de tal inicio. Faca-se

nova designacao para inspeccao.

     D. ISABEL DE MORAES ROBBIATI. — 0 requerimento nao po-
dia, nem devia ter sido encaminhado, nos termos do art, 16, § 2."
do decreto n. 3.205, de 1920, que foi violado pela supplicante.
A' vista disso e pelos fundamentos da informagao, a supplicante
nao tern direito ao inicio pedido, devendo ser submettida a in-
speccao medica, para que se possa julgar da licenca requerida.
 (Aguarde inspeccao, em Presidente Alves.)

     — Foi exarado o seguinte despacho, no officio do Sr. In-
spector do 14." districto, devolvendo a portaria de licenca de
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dois mezes, concedida a professora D. Maria da Siva Madu-
reira, nos termos do art. 25 da lei n. 1521: — "E' procedente
a proposta .de fis. . . . 0 arfcigo 25, nella citado, concede dois
mezes de licenca, a contar do 9.° mez, isto e, durante o ultimo
mez de gestapao e o seguinte ao parto. Assim, si a funccionana,
por erro de calculo, ou outro motive, deixou de requerer em
tempo e da-se o parto — so tera direito ao mez seguinte ao parto.
Faga-se a apostilla."

     D. CLOTILDE RIBEIRO DE MENDON<;A. — Indeferido, pelos
fundamentos da informacao da Seccao. A requerente, quando so-
licitou a licenca alludida, nao provou corn certidao de tempo for-
necida pelo Thesouro que contava o tempo exigido por lei para
obtencao do favor a que allude o artigo 45, letra "i," do de-
creto n. 3.858, requerendo simplesmiente licenca para tratar de
sua saude, conforme se verifica do processo annexo. Ha amda
a assignalar que nao estando em exiecucao a disposicao da lei

citada, mesmo que a supplicante faca prova de que estava nas
condicoes de gozar dos favores do artigo 45, tera que aguardar
decisao final sobre a materia, que esta sendo estudada.

     Foi communicado a "Secretaria da Fazenda, que os serventes
substitutes de grupos-escolares, nomeados interinamente, dievem
perceber vencimentos integraes, pois, no caso, nao e possivel
seguir a regra geral adoptada para as substituicoes, porquanto
nao se encontrar.ia quern aceitasse a substituicao para receber
a gratificacao, apenas, no cargo de servente.

     D. BENEDICTA DE AZEVEDO ANTUNES. — A. providencia de-
nominada "afastamento prophylactico" constitue licenca "ex-of-
ficio." 0 art. 20 do dec. 3.205, da 1920, que e o seu fundamento,
diz, clara e. expressamente: "Aos professores que tiverem mo-
lestia contagiosa em sua pessoa, ou em pessoa de sua familia, o
Governo concedera licenca "ex-officio," ouvido o chefe. da In'spe-
ccao Medico-Escolar." Nessa especie de licenca, a lei apenas
dispensa as formalidades de licenca commum, quanto ao attes-
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tado medico, informacao da autoridade escolar e quanto ao
requerimento do professor, e em tudo mais rege-&e pelo art. 7.°
da lei n. 1.521, de 1916. A annotac,ao na ficha deve ser feita
nesses termos.

     D. EMMA AZEVEDO. — Indeferido. A supp. ja incorreu na
perda do cargo, em virtude do numero das faltas injustificadas
que deu. E taes faltas foram dadas porque a supp. esta cursando
o 1.° anno da Faculdade de Medicina. Allega molestia para
obter licenga, mas nao esta doente para fazer diariamente o allu-
dido curso.  Va o presente processo, depois de publicado o
despacho, ao sr. sub-director geral, para as devidas providencias.

     D. DINORAH DIAS CESAR. — Nao tern logar o requer, a vista
do confronto entre o attestado de fis. 6 e o laudo de fis. 13,
datado de 10 de setembro, em que se declara a supplicante no
oitavo mez de gestacao, e precisando apenas de repouso para
complete reslabelecimento. E concorrendo, no caso, attestado
e laudo de junta medica, deve prevalecer este ultimo. A licenca
especial nao e iconcedida em prorogacao a licenca commum, nem
esta em prorogacao a 1."; cada uma dellas tern o inicio deter-
minado pelas circumstancias e prazos. destas, die accordo corn
as exigencias legaes.

     Ora, nao sendo dado determinar corn precisao o dia em
que uma gestante entrara no nono mez de gestacao, nao tinha
logar o pedido da supplicante, datado de 20 de setembro,
duma nova licenca a contar de 1.° de outubro, e dessa data em
deante pelo art, 25.

     Nessas circumstancias, e tendo em vista o citado laudo, a
licenga especial so poderia ter inicio a contar do visto na refe-
rida portaria, interrompendo a licenca commum si ainda vi-

gente nesse tempo.
     Por essas consideracoes ie fundamentos, mantenho o des-

pacho de fis. 7.

     D. RAPHAELA ALVES VIANNA. — Nao tern logar a aposen-
tadoria requerida, a vista do laudo de inspeccao e resultado
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dos exames especializados. Na verdade, o laudo de fis. 4 declara
"normaes""' o apparelho respiratorio, o cardio-vascular, o diges-
tive e os orgams abdominaes, e finalmente, o systema nervoso;
e os iexames especializados denunciam estados que nao justi-
ficam a aposentadoria, e sim uma licenca pelo prazo de tres

mezes, que por isso concedo.

     D. ODILA FERRAZ. — Sao injustificavieis as faltas no caso
do presente processo. E cumpre chamar a attencao das autonda-
des escolares para o espirito e para a letra do art. 44 do dec. n.
3.858, de 1925, que dievem realizar o fim que o legislador tern
em vista, a situacao especial que quiz proteger e garantir. Alem
disso, devem ser entendidos de modo a nao collidir corn outros

dispositivos die caracter geral.

     D. LUCINA DE CAMARGO PENTEADO.—E' de inteira pro-
cedencia a informacao supra c retro. — Determina-se a inspe-

ccao, ou porque a lei exige expressamente, ou porque os termos
do atteslado nao sejam sufficientes, ou haja contradiccao entre
elles e os da informayao da auloridade escolar. Importa isso em
significar que a autoridade administrativa nao tern no attestado
os elementos indispensavieis ao seu julgamento, e recorre ao
juizo de peritos, que examinem o caso e opinem de accordo corn
o resultado die seu exaine perietal e de conformidade corn as exi-

gencias legaes sobre taes pericias.
     Ora, no laudo de fis. 5 us peritos nao respeitaram essas

exigencias: a) pois que fazem obra corn a simples allegacao
 da paci ente, uma vez que consignam que ella nao apresenta
 molestia apreciavel; b) porque sua conclusao excede o valor
 das premissas, uma vez que autorizam uma licenca de tnnta
 dias a quern nao apresenta molestia apreciavel; c) porque as
 disposicoes citadas no despacho e informacoes de fis. 6 e' 10,

 nao foram egualmente ohservadas.
      Compreender-se-ia a licenca alvitrada em laudo "a titulo de

 cura die repouso," si o mesmo laudo concluisse affirmanflo um
 caso de "estafa physica," a que allude na informacao de fis. 8.
 Tal nao se deu, porem, pois que diz apenas: "allega cansaco phy-
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sico ei debilidade consequentie, sem api'esentar molestia apre-

ciaVel." .
     Cumpria aos peritos verificar, pela "observagao" ou "in-

speccao medica," si era verdadeira a allegacao, de "cansago
physico" e "consequente debilidade," que sao factos da alcada
medica, e na realidade, vierificaveis pelas observacoes clinicas,
concluindo entao pela qualificagao adequada ao estado obser-
vado, "estafa physica," q consequentemente pela licenca pelo
prazo de trinta dias "para cura de repouso."

     Recebendo a informagao de fis. 8, como laudo complemen-
tar ou complemeato ao laudo anterior, e tendo em consideracao
o trecho do documento citado em que diz—"a cura de repouso"
e conhecida de todos os tempos e pqrfeitamente applicavel nos
casos de "estafa physica" que "parece" ser o actual," — con-
 cede a licenca de trinta dias, indicada no laudo d& fis. 5.

     JOAO SIMOES.—0 despacho de fis. 9 (verso) a que se
refe're a informacao, determinou inspeccao, nesta Capital, mas
nao mandou recorrer ao Service Sanitario. Tratando-se de pro-
fessor, a inspecsao ria forma da. lei devia ser feita na Inspecto-
ria Medico-Escolar. Tendo em consideragao esse iacto e a diver-
gencia' de datas, apontada na informagao, submetta-se a
inspeccao e a provas de laboratorio na Inspectoria Medico-
Escolar, feitas as necessarias designates, corn urgencia, no dia

8 do corrente.

     D. MARIA GONCALVES LOPES. — De accordo corn o laudo,
concedo a licenca riequerida, regulada porem, pelo art. 7.° da
lei n. 1.521,.de 1916. A nota lancada em seguida a assignatura
do Sr. medico-chefe,' fundada no recurso da equidade, nao pode
ser recebida para os effeitos de classificar a licenca no art. 13,
da lei n. 1.710, de 1919. Os termos desse dispositive sao dares,
e a molestia descrita no laudo de fis. 4 nao se enquadra em
nenhuma das indicadas nelle de modo expresso. Nesses termos,
e nao sendo dado a autoridade adminis'trativa ampliar os favores
constantes da citada lei a cases nao previstos e regulados, sobre-

t., -hi-iMf.''i'fel,,.....-....,-•••i'•>.'•;-'TiiSSiiti.M.
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pondo-se a vontade expressa do legisiador, defixo de aceitar a

suggestao.

     D. CANDIDA BENEDICTA CARDIA. — 0 pedido de licenca
de fis. 2 nao tern fundamento legal, e foi feito quando a sup-
plicante ja havia incorrido na pena de perda do cargo por aban-
dono. Volte o processo ao Sr. sub-director para, examinados os

pedidos anteriores, dizer a respeito.

     D. FLAVIA SILVA COSTA.—De accordo corn a intormacao
supra e retro, a vista do que informa a Seccao de Notas, a fis.
 1, v. Concede, pois, a licenca requerida — nao de accordo corn
o art. 30, letra "f," do decreto 4.101, do corrente anno, mas nos
 termo:s do art. 7.", § I." da lei n. 1.521, de 1916, a vista do at-

 testado e das informagoes. Cumpre, entretanto, orientar a auto-
 ridade escolar que prestou a informacao de fis. I, v., que aos
 effeitos do dispositive sobre inicio declarado, sujeito as exi-
 gencias do art. 17, § 2." do decrelo n. 3.858 de 1925. Nessas
 condicoes e nos termos da lei citada — devia o suppUcante
 communicar immediatamente a inlerrupcao do exercicio por
 motivo die molestia a autoridade competente, juntando attesitado
 medico, dentro de 8 dias. Esta communicacao e exigida justa-
 mente para que sa possa verificar a realidade da moleslia alle-
 gada. Essa verificacao deve ser feita em todos os casos; o tempo
 em que deve ser feita e que e differente. Cumpre, pois, a
 alludida autoridade fazer a verificacao para effe'ito future.

     ADELIO FERRAZ DE CASTRO. — Nao e attendivel o presente
pedido de justificacao das faltas, de accordo corn o $ 6." do art.
306, do decreto n. 4.101, die 14 de setembro p. passado, que diz:
"No numero de fa'ltas serao computados os domingos e feriados,
quando intercalados entre duas ou maiiS f alias."

     ERASMO ALVES MEIRELLES. — 0 laudo de inspeccao nao
confirma o diagnostico do attestado e declara o enfermo em
franca convalescenca, nao se justificando assim as allegacoes
do supp. quanto a necessidade de sua presenca junto ao enfermo,
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nela natureza da molestia attestada. A.ccre.sce que, no despacho

den.  0, foi dcterminado que o supp. provasse nao poder o
Ifenno dispensar sua assistenc.a, ouvindo-se a -^o -^

,.i,dade escolar de Araras, providencia que naoloi tomada^^_

eindo provado o apontado requisite, nao pode ser concedida

 a tc^a" devendo ser o supp. notificado a reassurmr.

     D ELVIRA GON<,:ALVES LIMA. - Faltando pouco tempo
para o encerramento \los trabalhos escolaresno corrente anno
kctivo, nao convem aos interesses do ensino a deslocacao de pro-

fessores presenlementip.

     D. MARIA CONSTA^A DE FARIA.-NB ""P058.1311111^^

organizar a junta m,edica, pois os dois chmcos de Palm^ ao

.^istentes da supplicanie, a supplicante deve ser suomemda a

inspeccao nesta Capital.

     D ZAIRA AZEVEDO.—NBO convem aos interesses do en-

 sino, presenternenie, o provimento da vaga existente, devendo^

 accrescentar que, para as vagas abertas, tern preferencia os pro-
    oresi eLla'isoladas do .un.ipio, onde se ^^^

 vagas, observados os requisites de merec.mento e antiguidade.
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