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AO P'UBLICO 

Tendo-nos a!guns p•·ofessm·es indicado no Primeiro Livro de 
Leitnra de Felisber·to de Ca r·valho a!gumas faltas, taes como 
exe>·cicios sob>·e as letras Y e Z, resolvemos refundú· inteira
mente os cinco liv>·os de leilu>·a daque!!e aut6r, afim de col'
responc!e'' á acceiLa¡;ao continua, que estes Zim·os teem merecido. 

Pa1·a este fim encm·>v,gámos os illust•·es lentes da Foculdade 
de Medicina do Rio de Janeú·o, os D" _Martins 'l'eixeú·a e Osear 
de Souza, de fozerem, uma leitu1·a destes liv1·os; o p1·imeú·o 
1·evendo ¡wincipalmenle todos ds assumptos sob¡·e Physica e Chi
mica, e o segundo tudo o que diz respeito ás Scie>tcias Natu>·aes, 
escoimando-os de qualquer expressew imp1·op1-ia, que acoso tives
sem, e pondo-os de acc6rdo com as novas theo>·ias, as novas clas-
sificot;Oes e as ultimas descobe1·tas . · 

Pa1·a co01·denar as notos destes p•·ofes.so>·es nao podíamos 
encontrm· pess6a mais competente que o distincto mot;o, o 
S ' Epaminondas de Ca•·valho, filho de Felisbe>·to de Carvalho 
e collaborodo>· delle nestes ?nesmos liv1·os de leitu1·a . 

Cheio de enth~<siasnto, acceitou o S' Epaminondas de Car
valho a incum.bencia de ser o cont·inuadm· da ob>·a de seu i llus
t?·e pai, . >node,-,tizando-a, sem tú·a•·-lhe o cunho altamente didac-
~=- . . 

Sao do 8' Epaminondas de Cm"Valho todos os desenhos que 
to1·nam tao att>·ahentes es tes liv>·os de leitu>·a, desenhos fe i tos 
com tal natu1·alidade que os S" Aillaud & C'•, de París, nos 
pedú·a•n auto•·isat;do para, ent st<as edit;Oes, se utilisa•·em deUes , 
p>·incipabnente dos que tratant de assttmptos do B1·asil. 

Eguabnente nos pm·ticipm·mn esses senhm·es, que os atrt6res 
do seu Novo Dicciona>·io f>·ancez - portvguez e po>·tugtiez- f>·ancez, 
illust>·ado, tinha>n adoptado, como classica, a nomenclatu•·a da 
(auna e da flo> ·a do Brasil dos liVI'OS de leitm·a de Felisberto 
de Ca1·valho. 

Por nosso lado nao poupámos es(o>·t;os paw.t que estes li1n·os 
contin~tem a te1• o benevolo acolhime>1to dos pro(esso1·es de nossa 
1'e>·1·a. 

OS EDI TO/lES 



Autores consultados para á organisaQaO 
d'este livro : 

D' F . ScH<EDLER. - Le lim·e de la Nature . 

PLATRmR. ·- Cou1·s d'études p>·i ·maú·es. 

E. GoELDI. - Monographias b>·asilei1•as . 

D• MoaEIRA PINTO. - Cho>·ographia do Brasil . 

D ' J. M . DE MAcEoo. - H isto;·ia do B>·asi!. 

E out ros, além dos poetas nelle mencionados. 



AOS SENHOR.ES PR.OFESSOR.ES 

O dever de attender a regras pedagogicas relativas ao volume 
conveniente ao livro de leitura, deterrninou dividissen1os o que 
devia constituir o nosso quarto livro, mn dois outt·os, quario e 
quinto, ambos de acordo .cmn o programrna do curso superior das 
escoJas publicas do Distdcto Federal, mas sem atten¡;ao a classes. 

Nao é, _pois, o quinto livro, para o quarto, o que o te>·cei>·o é 
para o segundo e ambos estes para o prirneiro, isto é, o desenvol
vimento gradual dos assumptos pelo prograrnma indicados para 
cada uma das classes escolares; ao contrario : o quinto !ivro é 
complemento do quarto. 

F. DE c. 



Ensino de leitura expressiva. 

A ·leitura ex:pressiva consiste na indica<;ao pet·feita das diffe 
centes vistas do espirito e dos diversos sentimentos do escriptor, 
por meio das entona<;oes, das inflexoes e dos movimentos da voz 
de quem le. 

Para obter esse resultad o suppoe-se no leitor : - mna leitu t·a 
Ot·rcnte que nada deixe a desej ar; urna intelligencia pro m pta e m 
conceber; vista exercitada; sensibilidad e delicada; ouvido seguro; 
voz agradavel , extensa, manejavel e sonora; emfim, gósto for
mado pelo discernimento das bellezas litterarias. 

Ler bem, diz M. Achille, é bem comprehender, bem sentir e 
bem exprimir, isto é, o bom leitor deve possuir espirito para 
comprehender, a lma par a sentir, e gósto para be1n exprimir. Por· 
tanto, para bem e~:primi>·, deve o leitor be1n sentir, e para bem 
sentir, de:ve bem comprehende~·. _ 

¡:¡ 1.• - Bem comprehender . 

Bem comprehendet· é apanhar, com todas as suas modifica<;óes, 
o pensan<ento expr esso em cada phrase, perceber o liame que 
existe entr e os pensamentos e sua rela<;ao com o fim geral da 
composi<;ao. Para obter que o alumno bem comprehenda, dispoe 
o professor dos seguintes meios: - Fazer le r , ou ler elle ntesmo, 
urna primeira vez o assumpto, sem exigir expressao, unicrunente 
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para ver si o alumno clescobr e a idéa geral da composic;;ao. Para 
verificar si este cornpi"ehendeu ben~ as palavras e o sentido geral 
da phrase, fará substituir certas palavra.s clifficeis de serern enten
didas, por outras que lhes sejam synonyrnas e interrogará so])l·e 
o sentido das expres"<oes figuradas . Por n1eio ele pergunta.s ben~ 
escolhidas, aprofundará o sentido ele cada phrase e poderá etn 
seguida faze r traduzi r· o pcnsamento por outr·a fórma. 

Tenninará por fazer compr ehender o encacleamento dos pensa
n~entos e sua rclac;;ao como fim geral da composigao . 

E' claro, portanto, <Jue se nao eleve dar ao rnenino, par a lér, o 
que por elle nao puder ser· comprehendido. 

§ 2. 0 
- Ben• senti>· . 

Be-~n sen ti>· é possui •· -se do sentim.ento que o autor quiz expri
rni•· ou das vistas particulares de seu espirito. 

Os meios para isso conseguir sao os seguintes : - 1. 0 cultivar 
a faculclade da sensibiliclade, pelo uso dos meios educativos indi
cados pela pedagogía; 2. 0 da•· o conh~cimento das paixoes e dos 
sentimentos da alma, no tom correspondente a cada um. 

Os tons da voz devem concOl·dar sempre con~ os pensamentos 
ou sentimentos expressos pelas palavras: assiln, diz Quintilliano, 
a alegria, faz a voz cheia, viva e rapida; no combate, e lla é a ltiva, 
ousada, reune por assirn d.:izer todas as suas forc;;as; nas exproba
c;;oes, é vehemente; na supplica, é doce e tímida; no· medo, fraca; 
franca, na cmnpaixao; entrecortada, no p r anto; livre e corrente, 
nas narrac;;óes, grave e firme quando se quer. consolar, aconselhm· 
ou p rmnetter. 

§ 3. o - Bem exprimú·. 

Bem exp•·imir o objecto da leitura é lét• com perfei~ao; e a per
feic;;ao nesse caso é a naturalidade. 

Para conseguí •· a natm·al idade da leitura de seus discipulos, 
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exigirá o professor que os tons da voz sejam variado.'> e naturaes, 
e que os alu1nnos distingan1. os tons na1''l·ativo, desc1-iptivo e ora
torio;- deverá fazcl-os al.cano;ar o accento, isto é, o sentimento 
doJntnanle, por xueio de n1.inucioso exa1ne dos tet•mos que concor
rem na express!lo do pensamento, afu:n de dar-lhes urna accen
tua¡;;ao especial e característica; fará accelerat· ou detnot•ar a lei
t.ura, dat· energia ou en(1~aquecer a voz, para exprimir os Inovi
ntentos do pensau1ento ou do sentimento, ou para se confot~rnar 
comas exigencias da har1nonia imitativa; -notará as 1'Ttodifica
o;:Oes accidentaes que o tom deve soffrer, para tornar sensivel a 
rela¡;;ao logica dos membros da phrase que contenham cllipses, 
ou estejam invertidos; finalmente, fará observar a maneira de 
variar o ton1, para indicar, á atten':(8.0 dos ouvintes, certas figu
ras que, sen1 as precisas variantes, passaria1n despercebidas, 
con1o a ironia, a allusao, etc. 

§ 4. 0 
- Marcha a seguir para dm· urna lio;:ilo de leitura 

expo·essiva. 

1. o Prepara<;ao do trecho que deva ser lid o; 

2.• LeitLLra expressiva pelo professor, ou por wn dos alum-
nos n1ais adiantados; 

3.° Catechisa;;;ii.o geral , afim de fazer descobrir: a synthese 
do trecho; suas idéas principaes, e o modo por que se 
ligam umas ás outras; o genero da composi¡;;ao (des
criptivo, narrativo, ou oratorio) ; e o accento que nelle 
doxnina; 

z..o -- Nova leitul"lo\ pelo professor e nova catechisa;;;ao desti
nada a fazer encontrar por ll"leio do raciocinio : -

a) O objecto do pensamento e o sentido das expres-
sóes figuradas; 

b) O caracter da entona¡;;ao e das inllexoes; 
e) - As palavras que se devem accentuar; 

1 
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dj- Os movimentos de accelera<;;llo e os de retarda<;;llo da 
voz; 

5. 0
- Leitura pelos alumnos, emfim. 

Para aqui transcreveremos o que diz M. Legouvé, no se>J. excel
lente livro «A leitura e>n ac<;do », ácerca de u>na regra que saLta, 
aos olhos, no ensino de leitura, - e é o seguinte : 

« Pontuar é forc;osamente respirar, pois que éter ten>po para 
isso, e conseguintemente é lér com menos fadiga. Quen1 pontúa, 
descanga. As vírgulas, os pontos, os pontos e vírgulas, os dais 
pontos, correspondem a pequenas pausas que permitte1n ao leitor 
respirar. Conheceis esses espac;os planos que se dispoem entre 
os diversos lances de urna escada muito comprida, para dar, a 
quem sóbe, o tempo necessario de tomar a lento ; - pois bem, 
todos os signaes de pontua<;ao servem, co1no esRes lagares de 
descango, dispostos com arte aqui e alli en> urna phrase, para fa
cilidade de percorrel-a. 

« Alé1n disso, bem pontnar é pronunciar mais claramente, é 
articular mais correctamente. Com effeito, de que procedem os 
defeitos de pronuncia<;;ao e de articula<;ao? De certa frayueza, de 
certa inercia dos rnusculos da articula<;ao, que in'lpedem o leitor 
de esculpir, sí assün posso dizer, cada palavra e dar-llie a sua 
fó,·ma. Ora: si a essa molleza se junta a precipita.;;ao, nao sómente 
a elocu<;ii.o se torna incerta, confusa, tnas ainda é a phrase muitas 
vezes inintelligivel. Logo : por isso que a pontua\;ao supprime 
necessariamente aprecipita<;;ao, tambe1n impedeaconfusao. Ainda 
nao é tudo : dividindo a phrase em muitos membros, isolando pa
lavras ou reunindo-as e1n pequenosgrupos, a pontua<;ao permitte 
que o leitor se occupe de cada wn d'elles separadamente; con
centre sobre cada um o esfor<;o dos labios, das mandíbulas, da 
lingua; e, consequentemente, corrija rnais facilmente seu defeito 
de pronuncia,.ao. E' rnais íacil p1·onunciar distinctarnente duas 
ou tres palavras, do que uma pagina. 
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« Ainda á ernissao da voz a pontuac;iio nao é inuti l. Um dos 
grandes vicios da leitura em voz alta, como se faz nas escoJas, nos 
lyceus, é es~a psalmodia que faz da leitura nao sei que cantilena 
chorosa, monotona e continuada, tao insupportavel ao ouvido 
como ao born senso. Urna pontuac;ao correcta extingue tu do isso. 
Cortando o fio do canto , difficulta a sua continuac;ao : o menino 
ve-se ob•·igado a mudar de torn. 

« Resta um unico ponto mais delicado. 

« Bem lér, é fazer cahir sobre as palavras a ento11ac;ao exacta. 
Aquí, parece, a observancia da pontuac;a.o nada póde fazer; esses 
signaes que da.o o desenho da phrase, nao !he da.o a musica. No 
emtanto dois d'esses signaes, o ponto de exclamac;ao e o de inte•-ro
gac;ao, trazem comsigo a sua entona¡:;.ao. Escutai-vos a vósrnesn1os 
quando exclamardes, e percebereis que a exclamac;ao se exprime 
sempre por urn tom identico, e, consequentemente, só a sünples 
vista do signa! que a representa, basta para lembrar-vos o ton> 
que a deve acompanhar. 

« Quanto ao ponto de interrogac;ao, elle dá ensejo para tr~s 
curiosas observac;oes. 

« A regra de dic<;ll.o, para qualquer phrase interrogativa, é que 
o som da primeira palavra deve corresponde•· ao som da ultima . 
Exemplo, na seguinte phrase : Pensais que seja facil livrar-me 
deste importuno? a inflexao que se deve dar á syllaba- sais-, é 
a mesrna que deve ter a syllaba-tu;- a segunda é o écho da pri
melra; re pete-a; ellas sao;si posso servir-n1.e do sirnile, duasma.os 
qne se juntam por cüna da cabec;a das outras palavras. Digamos 
11otas em vez de sons; e a explicac;a.o será ainda rnais ciara. Si a 
inflexa.o de- sais - é um do, a inflexll.o ·ele- tu - será egual
mente um do . Póde-se fazer a experiencia e1n u m piano. 

« Eis, porérn, o ponto verdadeiramente singular d'esta 
regra. 

« O sentido interrogativo da })luase nota-se egualmente bern, si 
esses dous do sao perfeitamente identicos; o u si o primeiro do 
con1e.;a a oitava e o segundo a termina; ou, ainda, si o prin1eiro 
termjna a oitava, ha vendo-a con1e<;ado u segundo. 



QUARTO LIVRO DE LE ITURA 

« Fac;amos ü·es figuras ele un>a mesma p h 1·ase. 
« P rime ira fig ura (1) : 

00 00 
Quer se divertir commigo ? 

« Aquí o do que comega e o do que acaba a phr ase, nao s:io 
senao uma mesrna nota. 

« Segund a figura : 

" O p rimeiro do com eo;;a a oitava e o segundo a ter nüna . E' 
urna escala aseendente. 

« T erceir a flgura : 

« O primeiro do está acima, e o ·segundoabaixo. E' urna escala 
descendente. 

(1) Subst ituimos a. pht•asc aprcsenladn pot• M. Legouvé : Croye;:;-vous queje 
sois votre dttpe't por essa oUll'a que cm li ngua pOl' lu gueza nos pa.receu molhOl', 
e q u e, por s er muito commu tn, t e rá. tal voz o le itor pronun ciado con rorme as t res 
fl,guras de que <.lq u i se tra ta. · 
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« Essas tres formas sao todas intm·rogativas,. mas nao expri
tnen1 o J.nes1no sentimento. 

« A primeira, ém que as notas sao absolutamente identicas, 
corresponde aos sentimentos tranqui llos. 

« A fonna de baixo para cima indica um sentimento de impa
ciencia, de calera. 

« A fórma de cima para baixo exprime perfeitamente o desdem. 
« Applicai a essa mesma phrase as tres differentes entona<;óes, 

e recouhecereis a exactidao do que affinnamos . 

FELISBERTO DE CARYALHO. - '1'1·atado de Methodologia. 
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LI<;AO r· 

O BRASIL 

E' -o nosso Brasil, prezado Jeitor, urna vasta reg1ao 
cortada de numerosos rios, alguns d'elles abundantis
simos em aguas, largos e profu_ndissimos, e que per
feitamente servem á navegagao que, effectivamente, 
nelles se faz em grande parte de seus cursos. Tambem 
nelle se acham diversas cordilheiras de alterosas mon
tanhas, valles amenos e vastas campinas. 

Raros, bem raro_s, sao os paizes cujo aspecto geral 
offerega tanto interesse como o do Brasil. Seu territorio, 
que, em geral, é accidentado, excepto o norte, que é 
plano, pode ser div1dido nas tres regioes seguintes : -
t.• A regiao am'lonica, a mawr e a m e nos povoada, 
que abrange as bacias dos rios Amazonas, Tocantins e 
Parnahyba, isto é, toda a parle que fica ao norte da 
cacleia denomi.IJada das Vertentes. E ' ahi que se ostenta 
vegetagao esplendida, por nenhuma butra igualad·a e 
que forma immensas e muito espessas florestas das mais 
gigantescas arvores do globo terrestre. - 2. • A regiao 
platina, que abrange a parte do territorio brasileiro, 
comprehendida nas hacias dos rios Paraná, Paraguay e 
Uruguay . - 3." A regiao oriental, a léste das duas pri
meiras, e que conté m a grande hacia dorio S. Francisco. 

No emtanto, tendo um litloral de 7.920 kilometros de 

• 
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extensao e mua superficie de quasi 8.500.000 kilome
tros quadrados, · nao possue mais que 19 .000.000 de 

0 _:J 1 .l N 

habitantes , 
superficie 
Bre tanha, 

o 

quando outrof paizes de muito menor 
ten1. populagao mui to maior, como a Gra 
por e_xemplo, qué, possu indo apenas urna 
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área de 315.000 kilometros 
41.825.000 habitantes. Isso 

o a 

c¡uadrados, 
quer elizer 

!il 
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conta 
que f) 
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todavia 
Brasil 
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ANO PACIFICO 

tem necessidaele ele promover efficazmente a irnmigra
(;:ao ele pessoas, que venham cooperar activamente no 
elesenvolvimento de nossa patria. 
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Já sab e i s q u e o Brasil foi, pu1· acaso, descoberto pelo 
almirante port.uguez, Pedro Alvares Cabra!, no anno 
de 1500. Com effeito, Cabra!, que por ordem do rei de 
Portugal, D. Manoel, se dirigía para as Indias, fni, 
pelas correntes oceanicas cuja existencia se ignorava, 
desvia_do da sua rota e na manha de 21 de Abril d'esse 
anno, viu com admiragao aves e he1·vas que denuncia
varo pl'OXilllidade de terra, á qual lratou elle de chegar
se e, nella buscando abrigo, e ntrou a 25 d'esse mez na 
babia qne denominou Porto Seguro. En tao Cabra! 
tomou posse da _terra para a coróa de Portugal, e deu
lbe o nome de ilba de Vent-C1·uz, por snppól-a urna 
grande ilba, nome que foi depois mudado para o de 
Santa-Cruz, e finalmente para o de Brasil, por causa de 
certa madeira que abundava e ainda existe nessa regiao 
e cuja cór é similhante á da brasa. 

Cumpre dizer- vos que ha opinioes de que outros 
navegadores tocaram em pontos do Brasil , antes que 
Cabra! o conhecesse. 

Nessa épocha hobitavam o nosso paiz mais de cem 
nagoes de indígenas, selvagens, antropopbagos e pela 
maior parte ferocissimos. A dos Tupís, no littoral, com
prcbendia muitas tribus, entre as quaes eran1. notaveis 
os Tamoyos no Río de Janeiro, os Cahetés cm Pernan1-
buco, os Tupinantbás na Babia e os Pitagltat·es na Para
b;j' ba e no Río Grande do Norte; -a nagao dos Tapuias 
tambero tinba varias tribus, de que a mais feroz er a a 
dos Aymorés; e a nagao dos Guaycu1·ús, em M atto Grosso. • 

Longo Lempo esteve esquecido o Brasil, até que 
D. Joao Illo resolveu colonisal-o, para o que, em 1534, 
dividiu- o em cap'itanias hereditarias que foram doadas 
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a 12 vassallos, com a obrigagao de as povoarem. Esses 
donatarios, porém, foram infelizes, pela maior parte, 
sendo a capitanía que mais prosperou a de S. Vicente, 
que fóra doada a Martim Affonso de Souza. 

Reconhecendo que era máo o systema adoptado para 
a colonisagao do Brasil, nomeou D. Joao 111•, em 1548, 
um Governador Geral, a quem ficaram sujeitas todas 
as capitanías; e designou a Bahía de Todos os Santos 
para ahi ser fundada a cidade capital da grande colonia 
portugueza. Foi esse Governador Geral Thomé . de 
Souzu, que muito e proficuamente trabalhou, sendo 
auxiliado pelos Jesuitas que, dedicados e pacientes, 
catechisaram muitas hordas de selvagens. 

A 15 de Julho de 1554, entregou Thomé de Souza a 
Duarte da Costa, nomeado seu successor, o governo 
geral do Brasil, sendo este muito menos feliz que 
aquelle. 

Foi Lerceiro Governador Geral Mem de Sá, que, desde 
1558 até 1573, exerceu esse cargo com energía, pru
dencia e grande habilidad\=), com que dominou o gentío; 
atacou e derrotou os Francezes que, sob o commando 
de Villcgagnon, haviam fundado um forte e urna colonia 
no Rio de Janeiro; e proximo do Pao de Assucar, 
langou, em 1565, os fundamentos de urna cidade a que 
chamou S. Sebastiao, para honrar o nome do Pei. 

Em 1573, D. Sebastiao dividiu o Brasil em dois go
vernos geraes, tendo o do sul, como capital, a cidade 
do Río de Janeiro, sendo nomeado para esse cargo o 
D.· Antonio Salema; e continuando a Babia a ser a 
capital do do norte, cujo governador foi o conselheiro 
Luiz de Brito e Almeida. 
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D . Sel.JastHi.o imprudentemente arroj ou-se a urna 
guerra na Africa, onde 1norreu, ern 1578, na batalha de 
Alcacerquibir. Entao oc'cupou o throno portuguez o car
deal D. Hent·ique, velho e doente, que morreu pouco 
mais de um anno depois, passando e1n consequencia a 
coróa de Portugal, a D. Philippe Ir de Hespanha, que 
foi reconheci do no Brasil, como nas o u tt·as colonias 
·portuguezas. 

Durante o dominio hespanhol foi o Brasil invadido 
pelos Hollandezes, que só foram expulsos em 1650, 
depois de lo"cga e renbida luta, em que ~iveram a mais 
activa parte Joao Fernandes Vieira, André Vitlal de 
Negreiros, Philippe" Camarao (chefe indió) e o negro 
Heneique Dias. Tambem neLla se fez notavel Domingos 
Fernandes Calabar, que, no emtanLo, favorecía os Hol:
landezes .aos quaes prestou grande auxilio .. 

Já, porém, em 1640 havia Portugal sacudido o jug-o 
da I-Iespanha, elevando ao throno a casa de Braganca, 
,na pessoa de D. J oao IV. 

Governava enLao o Brasil D. Jor·ge de Mascarenhas, 
marquez de Montalvao, na qualidade de seu primeim 
vice-rei, e que, por· nao haver immediatarnente accla
mado D. Joao, foi deposto e remetLido preso para , 
Portugal, ficando o governo do Brasil entregue a um 
triumvirato. · 

Em 1711, os Francezes, sobo commando de Duguay
Trouin, tomaram a cidade do Rio de Janeiro, que foi 
obrigada a pagar por seu resgate 600 mil cruzados em 
moeda e 500 caixas de assucar. · 

Para essa cidade foi transferida da Babia, em 1763, 
a capital do Brasil, o qnal, em 1777, pelo tratado de 
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Santo Ildefonso, perdeu a colonia do Sacramento, que 
foi cedida á Hespanha. 

Foi no governo do vice-rei conde de Rezende, que se 
descobriu, em Minas Geraes, urna conspiragao para o 
fim de se proclamar a independencia do Brasil, na qual 
tomaram parte Alvarenga Pei.xoLo, Claudio Manoel da 
Costa, Thomaz Antonio Gonzaga e o Alfeees Joaquim 
José da Silva Xaviet·, o Tira-dentes, que foram degra
dados, com excepgao de Tira-dentes que, a 21 de Abril 
de 1792. foi enfot·cado e esquartejado. Sua memoria, 
porém, é hoje honmda por todos os brasileiros, que o 
bemdizem. 

No governo do Conde dos Arcos, que foi o ultimo 
vice-rei do Brasil, sahiu de Lisb.oa e m 1807, para o Rió 

· de Janeiro, a familia real de Braganga, por ter sido 
P.ortugal invadido pelos Francezes; e por carta régia 
de 16 de Dezembro de 1817, foi o Brasil elevado á cate
got·ia de reino, o qua!, em 1817, foi augmentado com 
todo o territorio de Montevidéo, que Leve o nome de p¡·o
vznáa cisplatina, territorio que mais tarde veio a perder. 

O estabelecimento da séde da monaechia no Rio de 
Janeiro, trouxe a essa cidade e ao Brasil consideraveis 
molhot·amentos, pela creacao de varias institui¡;;,oes, 
entre as qnaes se devem apontar as escalas regias, o 
Conselho Supremo militae, a Imprensa regia, urna 
fabrica de polvora, a Junta do Commercio, o Banco do 
Brasil, urna Escala medico-cirurgica, etc. 

Pela retirada da familia real para Portugal, em 26 de 
Abril de 1821, ficou o príncipe D. Pedro como regente 
do reino do Brasil. -

No emtanto, queriam as cortes portuguezas reduzir o 
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Brasil ao seu antigo estado colonial, e, enviando a D. Pe
dro decretos destinados a esse finí, ordenaram-lhc que 
voltasse para Portugal. O principe, comturlo, cedendo 
ás instancias dos Brasileiros nao menos que a suas pro
prias aspiracoes, solLou nas margens do rio Ipiranga, 
em S. Paulo, onde se achava, a 7 de Setembro de '1822, 
o grito de e< Independencia o u morle >>; e em Dezembro 
d'esse mes1no anno, foi coroado, no Rio de Janeiro, 
como Imperador constitucional do Brasil. 

Assim, pois, líbertou-se a nossa l,erra do dominio por
tuguez, governando-a D. Pedro I, nao sem graves com
mocoes politicas, as quaes fizeram que, a 7 de Abril de 
1831, elle abdicasse na pessoa de seu filho, D. Pedro ele 
Alcantara, que apenas tinha cinco annos de iclade e a 
quem deu por tutor José Bonifacio de Anclracle e Silva 

Entao entrou o governo do Brasil num periodo de 
regencias, até que, a 23 de Julho de 1840, proclaman-se 
a maioriclade de D. Pedi'O II, que foi coroado em Julho 
de 1841. 

Durante seu reinado houve os seguintes mais impor
tantes factos políticos : as revoltas de S. Paulo e de 
Minas Geraes, em '1842, suffocaclas pelo entao ~arao de 
Caxias, e a pacificagao doRio Grande do Sul, em 1845, 
por esse ·mesmo general; a revolugao em Pernambuco 
em 7 de Novembro de 1848, que terminou ern Fevereiro 
de 1849; as tres guerras seguintes, eu1 que o Brasil foi 
vencedor,- a de 1852 e 1853 contra Manuel Rosas, di
ctador de Buenos Ayrcs, - a de 18tH a 1865, contra o 
governo de Montevidéo, -e a de 1865 a 1870 contt'a o 
dictador do Paraguay, Francisco Solano Lo pes; e, final
mente, a completa aboligao da escravidao, pela lei de 13 
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de Maio de 1888, sendo regente a princeza D. Izabel, a 
que substituía entao s e u pai que, por doente, fóra a 
Europa. 
. Havia alguns annos, porém; que se trabalhava activa
mente para s e libertar o Brasil do governo monarchico; 
e, na manha de 15 de Novembro de 188g, no antigo 
Campo de Sant' Anna, o Marechal Manoel Deodoro da 
Fonseca, em nome do exercito e da armada, proclamou 
a Republica dos Estados Unidos do Brasil, senda Q ex
Imperador e sua familia deportados para a Europa, onde. 
pouco depois fdlleceram a ex-Imperatríz e D. Pedro 
d'Alcantara. 

Com o titulo de Generalissimo, que pelo povo lhe 
havia sido conferido, governou .o Marechal Deodoro, até 
que, em 23 de Novembro de 18g2, foi abrigado, por urna 
revolta da Armada, a passar o governo ao vice-presi
dente da Republica, Marechal Floriano Peixoto. 

Eis, caro leitor, os tragos geraes de nossa historia 
politica, e, si lérdes attentamente minuciosa narragao 
dos grandiosos factos que nella se tém passado, num 
espago de tempo relativamente pequeno na existencia 
das nagoes, pois nao chega ainda a 400 annos, sentir
vos- eis orgulhoso de terdes tido o Brasil por patria. 

Agora vos daremos ligeira noticia de cada um dos 
Estados de nossa bem-fadada Republica. Ligeira noticia, 
dizemos, porque cerfamente d'elles encontrareis com
pleta descripgao no vosso compendio de Geographia. 

O Estado do Amazonas tem clüna quente e humido·, 
e durante o verao as chuvas ahi sao frequentes e torren
ciaes. S eu sólo, pouco montanhoso, é em geral coberto 
de immensas florestas cortadas por grandes rios dos 
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qua es é mais importan te o que dá seu no me a esse 
Estado. O terreno é fertil e presta-se a gr<~nde va t·iecladc 
ele culturas; no emtanto é a industria extrac tiva que l'or
nece seus principaes pt·ocluclos, que sao : a boeracha, 
o urucú, o sassafraz, o pich11ry, o gua r aná, favas per
fumosas, e tc. Todavía nelle se .c tilliva o eacáo, a man
dioca, o milho, o feijao de diversas especies e outr·as 
plantas que ser Yeril para o consumo local; e scus habi
tantes occupam.-se, aincla que sem melhodo, da criagao 
ele gado e da pesca, salgand o e fazenclo seccar o peixe 
que nao poclem comer fresco. 

O clima do Estado do Pará é q u en le porém modificado, 
no estío, por utn vento que sopra geralmente dut·anle o 
dia e por chuvas pet·ioclicas que cah em quasi regular
mente todas as tardes. Suas prouucg5es sao tambem 
r e lativas á industria ex tt·activa, que L'ornece os mesmos 
pt·oductos que o Amazonas e mais o oleo de copa
hiba; havendo tambom sa:lsaparrilha, baunilha, casta
nhas, etc., e cultivando-se cacáo, canna do assucae, 
fumo, milho, mandioca e feiJao. Cria- se algum gado que 
:serve á e:l<portagao de couros . 

Exercicio de elocugao 

- Descrevei o aspecto ger al do Brasil. 
- Que julga is da popula<;ao do Brasil •·elativamente á extensa.o 

de seu territorio? 
-Corno foi descoberto o Brasil, quern o fez colonisar e como? 
- Quaes eram as principaes na<;oes de seus indígenas e que 

hes fizeram os Jesuitas? 
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_ Quantos e quaes foram os governadores geraes do Brasil? 
Dizei o que sabeis d'elles. 

-.Quaes foram os vice -reis e o que succedeu de importante no 
governo de cada um d'elles? 

- Como foi que se deu a independencia do Brasil ? 
- Dizei o que sabeis de sua histot·ia desde essa épocha até á 

proclamac;ao da Republica. 
- Quem Coi que a proclamo u, ande e como? 
- Narrai o que souberdes da historia do Brasil desde a procla-

mac;a:o da Republica até hoje. 
- Que sabeis dos Estados do Amazonas e do Par á? 

Exercicio de redacQao 

Escrevei a um amigo que sabeis ter sido approvado com dis
tinq:do, dando-lhe os parabens por tet·em sido tao brilhantemente 
coroados os seus trabalhos. 

2 
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LI(:ÁO z• 

A TE~IPESTADE 

Quem porfiar comtigo ... ousá.ra 
Da g loria o poderio; 

Tu quo fazes gen1er pendido o cedro , 
Turbar-se o claro rio? 

Um raio 
Fulgura 
No espao;;,o, 
Esparso 
De luz; 
E tremulo 
E puro 
Se avisa, 
S'esquiva, 
Rutila, 
Seduzl 

Vem a aurora 
Pressurosa 
C61· de rosa, 
Que se córa 
De carmim: 
A seus raios 
As estrellas, 
Que eram bellas, 
Tem desmaios, 
Já por fim. 

A. HEROULANQ. 
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O sol desponta 
Lá no horizonte 
Doirando a fonte,_ 
E o prado e o monte 
E .o céu e o mar; 
E nm manto bello 
De vivas córes 
Adorna as flores, 
Que entre verdoJ'es 
Se vé brilhar. 
Um ponto apparece, 
Que o día entristece, 
O céu, onde cresce, 
De negro a tingir: 
Oh! véde a procella 
Infrene, mas bella, 
No ar s'encapella 
Já prompta a rugir! 

Nao solta a voz canora 
No bosque o vate alado, 
Que um canto d'inspirado 
Tem sempre a cada aurora; 
E' mudo quanto habita 
Da terra n'amplidao. 
A coma entiio luzente 
Se agita do arvoredo, 
E. o vate um canto a medo 
Desfere lentamente, 
Sentindo oppresso o peito 
De tanta inspiragao. 

27 
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Fogem do vento que ruge 
As nuvens auri-nevadas, 
Como ovelhas assustadas 
D'um fero lobo cerval; 
Estilham-se como as velas 
Que no alto mar apanha, 
Ardendo na usarla sanha, 
Subilaneo vendaval. 

Bem como serpentes que o frío 
Em nós eininaranha, - salgadas 
As ondas s'estanham, pesadas 
Batendo no frouxo aréal. 
Disseras que viras vagando 
Nas furnas do céu entre-abertas 
Que 1nudas fuzilarn, - incerlas, 
Fanta!;lmas do genio do mal! 

E no turgido occaso s~ avista 
Entre a cinza que o céu apolvilha, 
U m clarao momentaneo que brilba, 
Sem das nuvens o seio rasgar; 
Logo um raio scintilla e mais outro, 
Ainda outro veloz, fascinante, 
Qual centelha que em rapido instante 
Se converle d'incendios e1n mar. 

U m som longinquo cavernoso e ouco 
Rouqueja, e n'amplidao do espa9o morre; 
Eis outro inda mais perlo, inda mais rauco, 
Que alpestres cimos mais veloz percorre, 
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Troveja, estoura, atróa; e dentro em pouco 
Do Norte ao Su!, - d'um ponto a outro corre; 
Devorador incendio' alastra os ares, 
Emquanto a noite pesa sobre os mares. 

Nos ultimos cimos dos montes erguidos 
Já silva, já ruge do vento o pegao: 
Estorcem-se os Jeques dos verdes palmares, 
Volteiam, rebramam, doudejam nos ares, 
Até que lascados baqueiam no chao. 

Remeche-se .a copa dos lroncos altivos, 
Transtorna-se, douda, baqueia tambem; 
E o vento, que as rochas abaJa no cerro, 
Os troncos enlaga nas azas de ferro, 
E atira-os raivoso dos montes além. 

Da nuvem densa, que no espago ondeia, 
Rasga-se o negro bojo carregado, 
E emquanto a luz do raí o o sol roxeia, 
Onde parece á terra estar collado, 
Da chuva, que os sentidos nos enleia, 
O forte peso em turbilhao mudado, 
Das ruinas completa o gt·ande estrago, 
Parecendo mudar a terra em lago. 

Inda ronca o trovao retumbante, 
Inda o raio fuzila no espago, 
E o corisco n'um rapido instante 
Brilha, fulge, rutila, e fugiu. 
Mas se á terra desceu, mirra o tronco, 

2. 
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Céga o triste que iroso ameaca, 
E o penedo, que as nuvens devassa, 
Como tronco sem vigo partiu. 

Deixando a palhóga singela, 
Humilde labor da pobreza, 
Da nossa vaidosa grandeza, 
Nivela os fastigios sern dó; 
E os templos e as grimpas soberbas, 
Palacio ou mesquita preclara, 
Que a fouce do tempo poupára, 
Em breves momentos é pó. 

Cresce a chuva, os rios crescem, 
Pobres regatos s'empolam, 
E nas turvas ondas rolam 
Grossos troncos a boiar! 
O córrego, qu 'inda ha pouco 
No torrado leito ardía, 
E' já torrente bravía, 
Que da praia arreda o mar. 

Mas ai do desditoso 
Que viu crescer a enchente, 
E desee descuidoso 
Ao valle, quando sente 
Crescer d'um lado e d'outi·o 
O mar da alluviao! 
Os troncos arrancados 
Sem rumo vao boiantes; 
E os tectos arrasados, 
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Inteiros, fluctmmtes, 
Dao antes crúa morte, 
Que asylo e protecgao! 

Porém no occidente 
S' ergueu de repente 
O arco luzente , 
De Deus o pharol ; 
Snccedem-se as cores, 
Qu'imitam as nares, 
Qne sembram primores 
D'um novo arrebol. 

Nas aguas pousa; 
E a base viva 
De luz esquiva, 
E a curva altiva 
Sublima ao céu; 
Inda outro arqueia, 
Mais clesbotado, 
Quasi apagado, 
Como emboLado 
De tenue véu: 

Tal achuva 
Transparece, 
Quando desee 
E ainda ve-se 
O solluzir; 
Como a virgem, 
Que n'uma hora 

31 
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Ri-se e cóea, 
Depois chora 
E torna a l'i t' . 

A folha 
Luzenle 
Do orvalho 
Nitente 
A gota 
Retráe: 
Vaci lla, 
Palpita: 
Mais gt'ossa, 
Hesita, 
E treme 
E cáe. 

A. GoNI(ALVES DrAS. 

Exercicio de elocuQao 

- Dizei de que se occupa o autot· e como realisa seu intento? 
-A que •·aio se refe.-e elle na pritneira linha e o que mais ' 

pode esta palavr·a significar? 
- Que significam as palavras: in(1·ene, alado, coma, aut·i-ne-

uadas, e ce>·va! ? · 
- Que quer dize.- tw·gido e porque assim o autor te.-ia quali· 

ficado o o ceas o? 
- Que significam : alpestl·es, pegáo, boj o, tu>·bilhao, penedo? 
-Que diz o autorquecostunta succeder quandohaenchentes? 



QUAR.TO L l VRO DE LEITURA 33 

- (lue a •·co luzente é esse que apparece depois das tempes 
t a<les? Descrevei-o. 

- A que 'é que o autor compara o apparecimento do sol logo 
após uma t empestade? 

Exercicio de redacQao 

D esc1·evei , .por palavras vossas, o quadro que vos apresenta o 
poeta . 
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O BRASIL 

(Cont_ínua<;:ao). 

O Estado do Maranhao é quenle e humido, refres
cado no emtanto por ventos do mar e chuvas, abun
dantes de Dezembro a Maio. Os productos naturaes 
desle Estado sao immensos e entre elles devem ser 
citados os seguintes : magnificas madeiras de marce
naria e de construcgao, varias plantas medicinae s, a 
cera vegetal denominada carnaúba, a baunilha, o caiú de 
que se fabrica um vinho de propriedades medicinaes, 
e a salsaparrilha. Suas culturas mais importantes sao 
a do algodoeiro, da canna de assucar e do arroz, con
stituindo sua exportacao principalmente em couros, 
assucar e, mais notavelmente, algodao. 

O Estado do Piauhy é humido e excessivamente 
quente; seu solo,. montanhoso ao sul e no centro, tor
na-se gradualmente plano para o norte, ·e, comquanto 
fertil, a julgar por suas producgoes naturaes que sao 
quasi as do Maranhao, nao é entretanto aproveitado 
senao para a cultura, em pequena esca¡a, do algodoeiro, 
da canna de assucar e do fumo. A criagao do gado, se 
bem que nao methodica, é todavía a principal industria 
d'este Estado, que o fornece, principalmente o da raga 
bovina, aos outros Estados do Norte. 
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O Ceará é um dos Estados do Brasil de clima, em 
geral, temperado e muito secco apezar da visinhanga do 
mar. Por vezes tem sido flagellado por absoluta e pro
longada falLa de chuvas, o que tem causado á sua densa 
populagao enormes prejuizos, quer de bens, quer de 
vidas. Seu sólo em parte de alluviao e em parte volca
nico, é monLanhoso no interior, baixo e algumas vezes 
pantanoso no liLtoral : as verlentes cl'essas montanhas 
do interior possuem grandes mattas e sao cortadas por 
planicies muito fe1·teis. Além dos seus productos natu
raes, entre os quaes se nota a carnaúba, culLivam-se 
n'esse Estado o algodao, que é o principal arligo de 
exportagao, o milho, o arroz, o fumo, a canna de assu
car, o café, e a larangeira cujos frucLos sao, em nao 
muito pequena escala, exportados para a Inglaterra. O 
gado que abi se cria é gordo, em geral, gragas ás 
excellenles pastagens. 

O Estado do Rio Grande do Norte é dotado de clima 
quente, secco e muito salubre, cortado de montanhas e 
de alguns rios, que muitas vezes ficam seccos durante o 
verao. Seus productos naturaes sao numerosos, e a cae
naúba, que n'elle se dá perfeilamente, constitúe objecto 
do mais importante commercio. 
S~a cultura abrange o algodao, o assucar, o milho, o 

arroz, a farinha de mandioca e o café, consistindo a 
principal exportagao em algodao e assucar. 

O clima do Estado da Parahyba é quente, porém ame
nisado pelas brisas que sopram quasi constantemente e 
por chuvas abundantes no verao. Seu sólo é monta
nhoso e regado por diversos ríos, alguns bem impor
tantes . Entre seus productos naturaes devem-se notar as 
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madeir·as de construcgao, o páu brasil, as plantas medi
cinaes e as lextis, e os graos e fructos oleaginósos. Seus 
p1·oductos ag1·icolas sao : o algodao, que é o principal 
objecto de exporta(tao, o assucar, o fumo e a mandioca. 

RE.PUBLICA 

ARGENTINA 

O Bras il. 

Pernambuco tem clima quente no littoral e · mais 
supportavel no interior. Seu só lo é ondulado, baixo em 
cm·tas regioes, ·regado por numerosos rios, e coberlo dE
bastante vegctagao, comquanto se nao encontrcm ahi 
as magestosas florestas do norte do B1·asil. 

Seus productos nalut·aes sao quasi os mesmos que os 
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da Parahyba, e sua producgao agrícola consiste em as
sucar, aguardente, algodao, farinha e mais dous outros, 

0 milho e a mandioca, que se nao cultivam senao para o 
commercio interno, servindo os primeiros, assim como 
a cera de gTande variedade de abelhas, para a expor·ta
\lao. A criacao do gado limita-se n'esse Estado ás neces
sidades lo caes, e a exportacao de couros é pouco 1m por
tante. 

O clima do Estado das Alagóas é quente, humido e, 
ap~zar disso, muiLo salubre; seu sólo é geralmente 
plano, porém n'elle se encontram algumas nao pequenas 
cadeias de montanhas, cohel'tas de espessas florestas, 
principalmente longe do littoral. 

De seus productos, os naturaes sao : madeiras de 
construccao, pau brasil, oleo de copahiba, benjoim e 
outras resinas entt-e as quaes a copal; e os agrícolas : a 
mandioca, o arroz, o milho, o fumo, o algodao e o 
assucar, sendo estes dois ultimos os principaes de sua 
exportagao. 

E' o clima do Estado de Sergipe muito similhante ao 
de Alagóas. Em seu sólo, encontram-se planicies areno
sas e quasi aridas na parte occidental, que é baixa; e na 
oriental, montanhas e rios navegaveis, vastas e magni
cas florestas e fertilidade na terra que se lavrar. 

Seus productos naturaes, além da baunilha, sao os 
mesmos que os de Alagó as; sua cultura pro duz algo
dao, assucar, fumo, mandioca e bem assim algumas 
plantas leguminosas; no emtanto a criagao do gado ahi 
se faz sómente para o consumo locaL A exporla<.;ao con
siste em couros, fumo, algodao, e principalmente assu
car. 

3 
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O Estado da Babia é quente e humido no interior, 
mas secco na parte oriental onde o calor é temperado 
por brisas constantes. Todo o littoral é bastante baixo 
mas, na parte limi trophe dos Estados de Minas Geraes 
e Goyaz, é muito montanhoso. Os ríos que o regam sao 
numerosos e quasi todos navegaveis em grande exten
sao. Suas vastas florestas sao ricas de excellente madeira 
de eonstrucgao, ás qliaes se devem juntar, como pro
ducgoes naturaes, as plantas textís e medicinaes, e varios 
fruclos entre os quaes sao notaveis os cocos. Suas ter
ras, de urna grande fertilidade, prestam-se a todas as 
culturas, seudo dignas de mengao as da canna de assu
car, do fumo, do algodoeiro, do cacáoeiro e do cafeeiro . 
Tem criagao de gado e sao artigos principaes de sua 
exporlagao o assucar, o fumo, o café e o cacáo. 

O clima do Estado do Espirilo Santo é humido, tem
perado e salubre; seu sólo é ondulado e ahi se acham 
montanhas bastante elevadas, cujas vertentes sao cober
tas de magnificas florestas. N'elle existem ríos em geral 
muito piscósos. Suas riquezas naturaes consistem so
bretudo em madeiras de marcenaría e de construcgao; 
a terra é muito fertil e dá muito bem o algodoeiro, a 
canna de assucar, o cafeeiro, a mandioca, o cacáoeiro 
e a parreira. Exporta café em quantidade já notavel e 
pareee virá a ser um dos Estados vinicolos do Brasil. 

O Estado do Rio de Janeiro, que, com o Oceano, ro
deia o Dístricto Federal em que se acha a capital da 
Republíca, goza de um clima temperado e refrescado 
por brisas, na parte baixa, e que na parte alta pode ser 
comparado aos melhores da Europa. Sua flora é de in
calculavel riqueza a entre suas producgoes naturaes se 
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deven1 citar as madeiras de construcgao e de marcena
ría, plantas medicinaes e outra3, em. grande nume ro, 
que podem ser utilisadas pela industria. Os principaes 
productos de Slttts culturas sao : o algodao, o assucar, a, 
farinha de mandioca, o fumo, e o café que exporta em 
grande quantidade. 

Clima temperado e muito salubre, sólo fertil e pouco 
montanhoso, o que o torna proprio para lodas as cultu
ras, sao duas das diversas causas que tem concorrido 
para o progresso do Estado de S. Paulo. Suas princi
paes producgoes naturaes consistem em excéllenLes 
madeiras de construcgao e em grande numero de plantas 
texLís. Suas culturas mais noLaveis sao a do café, do 
algoclao, da canna de assucar, do milho, e do arroz. 

O sólo d'este Estado é cortado por numerosos rios 
em parte navegaveis e muito abundantes em peixes. 
E o Estado do Brasil que exporta mais café. 

E' o Paraná um Estado do Brasil cujo clima pode 
igualar ao melhor dos paizes da Europa por sua notavel 
salubridade. A fertilidade de seu sólo em que existem 
vastas planicies, ríos navegaveis e florestas seculares, 
dá esplendidas producgoes naturaes, taes como : o matte, 
a baunilha, diversas plantas textís e grande numero de 
madeiras de marcenaría e de construcgao, entre as quaes 
·cumpre notar o pinho . Todos os productos agrícolas que 
vos tem sido indicados em relagao aos outros Estados, 
inclusive o lrigo, ahi se encontram e m abundancia e 
mais a cevada, o cenLeio e o lupulo. N'elle se fa7. a cria
gao de todos os animaes uteis. Sua exportagao consiste 
principalmente em matte, sua grande fonte de riqueza, 
em fumo, arroz, farinha de mandioca, feijao e centeio. 
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O clima do Estado de Santa Catharina é de tal modo 
bom que a esse Estado se tem dado o nome de Pa1·aizo 
do Brasil. O solo é montanhoso, dosegual, cortado de 
rios maiot·es ou menores; suas producgoes naluraes sao 
o matte e as madeiras de construcgao, e sua cultura pro
duz café, algodao, linho, trigo e canna de assucar, e 
diversos fructos dos paizes da Europa. A criagao do gado 
apenas dá para o consumo local; e os principaes pro
ductos exportados sao o matte, o feijao e a farinha 
N'elle existem fabricas de queijos e de manteiga, tanlo 
para consumo local como para exportagao. 

O Egtado do Rio Grande do Sul tem clima temperado 
e sadío, sendo o frio bastante rigoroso algumas vezes. 
Suas producgoes naturaes sao madeiras de construcgao. 
Cullivam-se n'elle todos os vegetaes que constituem as 
culturas de S. Paulo e de Santa Catharina; e a cria<;ao 
de gado é em tal quantidade que o Rio Grande abastece 
de carne secca os diversos Estados do Brasil. A carne 
secca, os couros e o feijao sao os seus productos de ex
portagao. 

O Estado de Minas Geraes tem c'lima temperado e em 
alguns pontos basta,nte frío. Seu sólo é cortado por 
grandes ríos em parte navegaveis e por cadeias de mon
tanhas bastante altas. 

Tem por producgoes naturaes madeiras de construc
c;:ao, plantas medícinaes e algumas textís, resinas e 
grande variedade de fructos. 

Suas terras se prestan1 a todas as culturas dos outros 
Estados, e ·as ricas pastagens de que dispoe permittem 
~grande criac;:ao de gado, que ahi se faz. Sua exportacao 
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é principalmente de café, fumo, fal'inha, feijao, touci
nho, gado em pé, e queijos saborosos. 

Goyaz tem clima quent.e e secco; seu sólo é muito fer
til, porém sua cultura é feita apenas para o consurno da 
sua populagao, por falta de meios de communica(.;ao 
com o littoral. As producgoes naturaes d'este Estado 
sao : plantas guer medicinaes, guer textís, macleiras de 
constt-uc<_;,ao, páu-brasil e campeche. 

O Estado de Matto-Grosso estende-se ele norte a sul, 
pelo que é seu clima muito variavel conforme a latitude. 
Seu sólo é monLanhoso e coberto de esplendidas flores
tas, achando-se tambem campos vastos e ferteis cortados 
por muitos e longos ríos navegaveis; suas producgoes 
naturaes sao madeiras de construc<_;,ao e de marcenaria, 
baunilha, guaraná, fibras textís e plantas medicinaes. 

A distancia em que se acha dos mercados consumi
dores e a falta de vías de cornmuniea<_;,ao impedem scu 
desenvolvimento ·agrícola e fazem que só a cria(.;ao de 
gado lhe forne<_;,a um producto de exporta<_;,ao. 

Exercicio de elocugao 

- Falai ácerca do clima e das produc¡;oes de cada um dos 
Estados do Brasil, dizendo tudo o mais que d'elles soubercf'és. 

Exercicio de redacgao 

Dizei, por escripto, que juizo fazeis de nossa terra. 
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LI<;AO 4" 

O CANTO DO GUERREIRO 

I 

Aqui na floresta 
Dos ventos batida, 
Faganhas de bravos 
Nao geram escravos, 
Que estimem a vida 
Sem guerra e lidar. 
- Ouvi-me, Guerreiros, 
- Ouvi meu cantar. 

II 

Valente na guerra 
Quem ha, como eu- sou? 
Quem vibt·a o tacápe 
Com mais valen tia? 
Quem golpes daria 
Fataes, · como eu dou? 

Guenei ros,· ouvi-Ine 
Que m ha, como e u so u? 

III 

Quen1 guia nos ares 
A f¡·echa implumada, 
Ferindo uma preza, 
Co1n tanta certeza, 
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Na altura arrojada 
Onde eu a mandar? 
- Guerreiros, oúvi-me, 
- Ouvi meu cantar. 

IV 

Quem tantos imigos 
Em guerras preou ! 
Quem canta seus feitos 
Com mais energia? 
Quem golpes daria 
Fataes, como eu dou? 

Guerreiros. ouvi-me 
Quem ha, como eu so u? 

V 

Na caga ou na lide, 
Quem ha que me affronte?! 
A on;;a raivosa 
Meus passos conhece, 
O imigo estremece 
E a ave medrosa 
Se esconde no céu. 
- Quem ha mai's valente,. 
- Mais dextro que eu? 

VI 

Se as mattas estrujo 
Có os sons do Boré, 
Mil arcos se encurvmn, 
Mil settas lá voam, 

4.3 
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~1 i l gri Los rebóam, 
Mil homens de pé 
Eis surgem, respondem 
Aos sons do Boré! 
- Quem é mais valente , 
- Mais forte quemé? 

VII 

Lá vao pelas mattas; 
Nao fazem ruido: 
O vento g·emendo 
E as mallas tremendo 
E o triste carpido 
D'uma ave a cantar, 
Sao elles, - guerreiros, 
Que fago avaw;ar. 

VIII 

E o piága se ruge 
No sen Maracá, 
A morte lá ~aira 
Nos ares freohados, 
Os campos j uncados 
De rn01·tos sao já : 
Mil homens viveram, 
Mil homens sao lá. 

IX 

E entao se de nvv 
Eu toco o Boré, 
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Qual fonte que salta 
De roch& impinada, 
Que vai marulhosa, 
Fremente e queixosa, 
Que a raiva apagada 
De todo nao é, 
Taes elles se escoam 
A os sons do Boré. 
- Guerreiros, dizei-rrie 
-Tao forte quem é? 

A. GONQALVP.S DIAS. 

Exercicio de elocuc;ao 

Dizei que é que entendestes do que acabais de ler? 
Que julgais das pessoas que se elogia1n a si proprias? 
Que non1e se dá a esse facto? 
E como se denomina a virtud e opposta? 

4.5 

Dizei a significa<;ao das palavras : vibra, fataes, preou. 
es trujo. 

- (jue figura se dá em. - i.-nigo - por inirnigo, e que é que a 
justifica n e sse caso? 

Que accep.;ao tema palavra fonte, nos seguintes versos 
« Qual fonte que salta 
« De rocha impinada? » 

E a palavra irnpinada? 

Exercicio de redacQao 

Dizei por palavras vossas o que diz o autor no « CANTO oo 
GUERRE1RO » e justificai o (acto de (alar o ge11tio, de seus proprios 
mm·ecirn.entos. 

3. 
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LI<;ÁO. s· 
A NATUREZA 

Si dirigirdes vossos olhos, caro leitor, para essa 
abobada nao ha muitas horas tao azulada, n'un1.a dessas 
noites e1n que nem urna só nuvem exista, vereis myria
-das de pontos luminosos, que todos se denominam 
ast1·os. 

Si subirdes a urna elevada montanha, d'alti podereis 
descortinar uma paisagem magnifica : - montanhas, 
valles, florestas e campos, povoados de tao varias espe
cies de animaes; .ríos mais ou menos caudalosos; rega
tos fugitivos; mansos lagos; o mar; e o · sol que illu
mina tal scena e vivifica os seres organisados. 

Pois tudo quanto virdes, e o que nao puderdes ve1·, 
embora realmente exista, conslilúe o Univet·so, que tam.:. 
bem se denomina a - Nat·wreza. 

A natureza se manifesta nos carpos e nos pltenomenos. 
Os co1'pos sao todas as co'úsas materiaes, ludo 

quanto pode impressionar pelo menos a dous dos nossos · 
sentidos; os phenomenos sao faclos que se manifestam 
e1n consequencia de causas que actuam sobre as pro
pri.edades dos corpos, causas que se denon1.inam f.ot·¡;as. 
Assim, por exemplo, se levantardes urna pedra, esta 
soffrerá um movimenlo : a pedra é o corpo; o moví
mento é o phenomeno. 

l.Y,[as é certo que a pedra se nao levantaria, si nao fóra 
urna causa que sobre elle acluou : essa causa foi a vossa 
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foroa physica, . que voluntariamente empregastes para 
esse fim. 

Assim tambero, se depois de levantardes a pedra, a. 
soltardes de vossa mao, cahirá infallivelmente a mesma 
pecha, o corpo; fará um movimento, o phenomeno; 
mas agora ella terá obedecido a urna outra forga inde
pendente de vossa vontade, a que se dá o nome de gra
vidade, que é urna forga natural. 

Na observac;.ao da natureza, portanto, ternos primei
ramente de ·examinar os carpos que se nos apresentam, 
e depois os phenomenos que elles manifestam, e as 
.causas ou foroas que provocam essPs phenomenos. 

A reuniao de todos esses conhecimentos chama-se 
scienáa natural. 

Ora, si considerardes os carpos que vos cercam quer 
os possaes ver quer nao, achareis que : 

- Uns sao constituidos de materia similar ou homo
genea, isto é, materia em que, sendo ella dividida em 
diversas partes, cada urna dessas partes é exactamente a 
mesl}1.a cansa que as outras e nenhuma d'ellas tem um 
fim especial, como succede á pedt·a, por exemplo; e esses 
objectos sao os mineraes; 

- Outros sao corpos cuj as partes nao sao similhantes, 
tém forma particular, differem das outras na su a con

. stituigao e nos seus fins; e esses carpos, que na0 se 
podem mover voluntariamente, se chamam plantas ou 
vegetaes/ 

- Outros, no emtanto, tem partes de fórma especial 
destinadas a fins tambero especiaes, e sao dotados da 
faculdade de se moverem espontaneamente; e esses se 
denorninam animaes , 
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Si, agora, aproveitando a facilidade que para isso vos 
traz esta divisao dos COI'pos, estudardes os pllenomenos 

·que n'elles se poden1 operar, e as causas que produzem 
taes phenomenos, vereis que, ou elles se dao en1 corpos 
vivos, ou em corpos sem vida; e que, n'es t.e ultimo caso, 
podem determinar a modijica¡;iio do corpo, isto é, sua 
LransformaQao em ouLr·o muito differente, - on deixa 
rem de o modificar. Por exemplo : 

- Si eu bater com urn martello em um sino, ou se 
passar o arco de urna rabeca sobre urna corda tensa do 
mesmo instrumento, produzirei um som. Um vidro, a 
que se tenha dado urna fórma conveniente, fará ver com 
grande augment.o de dimensoes os corpos que atraYez 
d'elie forem examinados. Com esse mesmo vidro poder
se-ao condensar os raios solares, reunil-os em um 
ponto e fazer arder objectos inflammaveis . AJTemes
sando um corpo, vemol- o cahir. Com o auxilio de um 
arco, podemos imprimir· a urna flexa um movimento 
rapido. A agua que aquecermos se transformará em 
vapor e, logo que resfriar, tornará ao primitivo estado. 

Eis, portanto, phenomenos muito variados : o som, 
o angmento, a igniQao, a queda, o movimento, a forma
cao do vapor e o r·esfriamento d'este. No emtan to, 
nenhum d'elles modificou essencia/mente o cor·po que o 
manifestou, porquanto a inda ar¡uelle de taes cor·pos que, 
se transformou, a agua, nao soffreu modificacao essen
cial, e tanto que torna a seu estado anterior, tor·na a ser 
liquida, pelo resfriamento do vapor. 

Do mesmo modo, nos corpos celestes ou astros, dá-se 
o phenomeno de movimento, sem que seja elle seguido 
de modificacao percebivel. 
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Essa ordem de phenomenos que nao consistem em 
modificagao essencial do corpo em que elles se passam, 
chamam- se phenomenos physicos, e a sciencia que os es
tuda tem o nome de Physica. 

No emtanto, se queimardes um pedago de madeira, 
esta perderá suas propriedades, reduzir-se-á a carvao 
-que, sujeito ainda á acgao do fogo, se converterá em 
cinza, acabando por quasi desapparecer á vossa vista. 
Se snjeitardes á acgao continua de um fogo violento um 
pouco de area e potassa reunidas, ambos esses corpos 
se fundirao e se transformarao em vidro, . no qual nin
guem reconl1ecerá nenhum d'esses doís . corpos. Eis, 
poís, phenomenos que alteram completamente, que Ino
dificam a essencía dos corpos que os soffrem . Esses sao 
pQ.enomenos cMmicos, e á scíencía que d'elles se occupa 
dá- se o no me ele Chim~·ca. 

Um terceiro grupo de phenomenos existe ainda, phe
nomenos que se denominam vitaes, porque passam em 
corpos vivos, isto é, nas plantas e nos animaes, como 
por exemplo : seu crescímento, sua alimentagao, o mo 
vimento dos differentes líquidos em seu interior, etc. 
Esse grupo é constituido pelos phenomenos physiologico11 
e sao obj ecto de estudo da sciencia chamada Phystologw . 

Resumindo, portanto, o que acabais de lér, podereis 
organisar o seguinte quadro synoptico dos diversos ra
mos ele sciencias que e.studam a Natureza, isto é, das 
scíencias naturaes. 
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Assim tereis : 
Que sao ho1nogeneos em sua massa. - Mineralogia. 
Que sao heterogeneos om sua massa e sem movimento volun

tario, isto é, os vegetaes . - Botanica. 
Que sao hete,~ogeneoa etn sua massa., e com movimento volun-

tario, isto é~ os animaes. - Zoologia. 

Sern modiflcac;ao permanente dos corpos. - Physica.. 
Corn modificacáo permanente dos carpos. - Chimica. 
Nos carpos oiooB. = Physiologia. 

O estudo d'estas sciencias é, como podeis calcular, 
importantissimo: dá ao homem o conhecimento de si 
mesmo e de tudo quanto o cerca, illustrando.,-lhe o espi
l'ito, e tem alem disso numerosas applicacoes de caracter 
pratico que dizem re.speito ao bem estar material. 

Como vedes, nao se acha no quadro acima, com
prehendida a sciencia que estuda os ccirpos celestes, a 
Astronomía; porque, -com quanto sob o ponto de vista 
do seu objecto ahi pudesse figurar, todavía a importan
cia e a vastidao dos phenomenos astrono1nicos exigem 
um estudo especial. 

Exercicio de elocugao 
Que é a - Natureza-? 
Como s e manifesta? 
Dizei o que souberdes ácerca d'essas 1nanifesta<;oes. 
Que é Sciencia Natural? 
Co1no podereis grupar tudo quanto vos cerca, sobo ponto 

de vista das Sciencias Naturaes? 
- E1n que carpos se dao os phenomenos de que falastes e 

que é que d'ahi resulta? 
Que é Physica? E Chimíca? 
Qual é a divisao das Sciencias Naturaes? 

Exercicio de redacgao 
Escrevei a u m arnigo, (alando-!he do que aprendes tes nesta lit;tio. 
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LI<;AO 6" 

OS TAMOYOS : SEUS USOS E COSTUMES 

P'ra acabar co·os ataques reiterados 
Dos Lusos, confederam-se os Tamoyos. 
Bravos sao os Tamoyos, e descendem 
Da raca dos Tupís. Elles nao erram 
:::>em tabas, nos scrtoes, como os terriveis 
Feroces Aimorés, raca Tapuia. 
Natural, inspirada poesía 
De todos os distingue, os ennobrece, 
E trataveis os torJ1a, inda que allivos: 
Crem elles qu'esse dom e as doces Yozes, 
A's puras aguas devem do Carioca. 
Vasta extensao occupam do terreno 
Que banha o Guanabara. As suas tribus 
Se estendem desde as langas serranías 
Que um orgao fingem, donde o nome tiram, 
Até o Cairu~:ú, terror dos nautas. 
Um Deus adoram que dispara o raio, 
E que pelo Lrovao aos homens falla : 
Tupan se elle nomeia; os seus ministros 
Sao os Payés, entre elles vener.ados. 
Leis escriptas nao tem; mas nao lhes faltam 
As leis da Natureza e as dos costumes, 
Herdadas de seus país. O mais idoso 
E o mais forte é por chefe respeitado. 
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Já lodos os guerreiros se aperceb01n 
De tacapes e ma~as de páo - ferro, 
Arcos robustos, e emplumadas flechas 
Aimbire2 o forte Aimbire, apregoado 
Entre todos os fortes pela audacia 
Corn que se arroja ás feras e as suffoca, 
Aqui se mostra á frente dos Tamoyos, · 
Pelo voto geral primeiro chefe . 
Aimbire rlesde a infancia se amest•·ára 
A certeiro enviar co'a setta a morle; 
Nem no rapido pulo !he escapava 
O jaguar mais ligeiro sobee a rocha; 
Nem mesmo o gaviao alto pairando, 
Nem pequenino passaeo burlavam 
Da setta alada o infallivel tiro. 
Fraldao tecido de encarnadas pennas 
Matizadas d'azul, que a a•·ára imita, 
A cintura lhe cinge. Do pescogo 
Ca he o ·collar de dentes arrancados 
Por suas maos das hócas dos vencidos, 
E tao amplo lhe cahe que o peito cobre. 
Larga escamosa, verdenegra pelle 
De enorme jacaré, qu'elle matára, 
As espadoas lhe veste. Tem na dextra 
Urna de dentes de onga acha embutida, 
Que de serra lhe serve e mortal arma. 
C'róa-lhe a fronle um resplandor de pennas 
Da cór do fulvo sol · obra apurada 
De Iguassú que lh'a rleo de amor emprenda, 
Iguassú sua amante, e qu'elle espera 
Tomar, finda esta guerra, por esposa. 

53 



QUARTO LIVRO DE LEITURA. 

Nem ao lado lhe falLa grossa aljava, 
Nem o arco robusto, que dous homens 
Como nós a vergal-o sual'iam, 
E em suas maos porém facil se curva. 

O anciao Pindobugú de nobre aspecto 
Sua taba conduz : elle se cobre 
De negras plumas, que a tristeza exprimem 
Pela morte do filho, qu'inda chora. 
Parabugú, de porte agigantado, 
De pennas nao se cobre, mogo ainda : 
Quer espanto causar co'o horrido aspecto 
Da figura: manchada, oncina pelle 
Desde a cabega, qüe no largo espago 
Das abertas mandíbulas se enfia, 
Até ao chao se estende : enorme casco 
De tatú lhe defende o peito e o ventré; 
De escudo ouLro !he serve. Elle sobraga 
A terrivel inúbia, que assignala 
A hora da investida e retirada . 
Tao medonho trajar mais !he realga 
O corpo colossal e musculoso. 
Pindobugú, sen pai, que muito o ama, 
N"elle de Comorim tem viva a imagem, 
E n'elle cifra o orgulho dos seus annos. 

O aHivo Jagoanharo, que alimenta 
No grande coragao nobre desejo 
De vingar dos paren tes o opprobrio, 
Jagoanharo nao falta a esLa empreza; 
Que no peito lhe ferve o amor e a guerra, 



QUAR.TO L[VRO DE LEITURA 

E nn mente um fulgor de arguto e ngenho. 
A par d'elle Araray, seu pai, se encosta 
Sobre um feixe ligado de arco e flechas, 
Corn triste aspec~o, e sobresenho horriveJ 
De sua fronte as rugas denotavam 
Um profundo pezar; a boca firme 
Por um riso feroz tremía ás vezes. 
Fixos os olhos rubros rutilavam. 
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Ressumbrava em seu rosto o horror do inferno , 
Amor ardente de vingar insultos, 
E a d61• de ir cornbater irmao e amigos. 
Era Araray irmao do convertido 
Chefe Tibü·igá, á fé chamado, 
P'ra ser n'estes sertoes seu firme apoio: 
Tibirigá, que as armas empunhando · 
Dos Lusos em favor, em Sao-Vicente 
Seu proprio irmao e amigos aguardava. 
Jagoanhai:o e Araray ambos aos hombros 
Tem de tamanduás rajadas pelles. 
Elles conduzem a guerreira tribu, 
Tao agil e amestrada que se engrimpa 
Pelas mais broncas, ingremes montanbas, 
E vence na carreira a veloz ema. 

OutJ'OS chefcs iguaes de quem a historia 
Os nomes occultou, os campos enchem 
Co'as emplumadas hostes sagittarias. 

E tu, Coaquira, em cuja fronte ondeam 
As cans da tonga idade; e em cuja mente 
Dada ás cousas divinas, arde o fugo 
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Da inspirada p_oesia; tu, que escutas 
Os trovoes de Tupan, e os interpretas; 
Tu, que das serpes o veneno anihilas, 
Que das plantas conheces as virtudes, 
Mostrado és tu aqui nomo um amigo . 
Dos homens e do céu; por tua bóca 
Suas ordens supremas se revelam. 

Nunca té'li os homcns d'estas plagas 
Armas tomaram para igual empreza; 
Nunca tantas familias se ligaram, · 
1'antos guerreiros em commum se uniram. 
Grande é a empreza, duvidosa a sorte. 

·Segundo a usanga em decisivos casos, 
Um concilio propoe o anciao Coaquira, 
Em que o plano da guerra se debata, 
E o certo meio da victoria se ache. 

Approvam todos o dizer do velho, 
E inübias soam, convocando os chefes, 
Que em circulo se formam, comegando 
Desde Co.aquira, que mais sóes contava, 
Té o mais mogo descendendo em anuos . 
Todos armados como em guerra estavam, 
Que inseparaveis sao das feras armas 
Os barbaros : taes foram sempre os Francos, 
Taes dos desertos d'Asia os cavalleiros, 
Os Tartaros, que até montados iam 
Em seus corceis ao Curultai armados, 
Para as leis discutir de paz e guerra, 
Rompe o silencio o joven Jagoanharo, 
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Que entre elles soem fallar pl'imeiro os n"Io~;os, 
En"l qumn mais lúz o engenho e o enthusiasn"Io 
Para depois se ouvir com mais provei Lo 
Frias conselhos dos cabaes em anuos. 
Ufano por ser esta a vez primeira 
Que tem de discorrer em grave assumpto, 
Ar decisivo Jagoanharo ostenta : 
<< V e de esta pelle que me cobre os hombros ; 
E' de um latnanduá. animal fraco, 
Que nao ousa ataca1·, mas que manhoso 
Deilado espera o agressor incauto, 
E abragando-o lhe crava as curvas garras . 
Quereis vós imital-o na fraqueza? 
Humildes receber novas insultos? 
Esperar e luctar como cobardes, 
Que jamais se apresentam flecha á flecha 
E cotn meios de industria só coJnbatem? » 

Disse : e com ar altivo olhou em torno, 
E na terra cravou a ponta do arco. 
De alegria signaes os 1nogos deram, 
E seu pai Araray, u m pouco algando 
A tenebroza fronle, parecía 
]'dais serenado da profunda n"Iágoa; 
Fugaz sorriso lhe rogou os labios; 
Tanto digno de si seu filho achára, 
No porte egregio, e no dizer soberbo. 

D. J. G. DE MAGALHAES. 

Confede•·at;ilo dos Tan1oyos. 
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Exercicio de elocuQao 

Que diz o poeta ácerca dos Tmnoyos compa•·ados aos outros 
indígenas do Brasil ? 

- QLLaes e ru,m os T amoyos escolhidos para chefes? 
- De q ue armas usavam para os co1nbates e pa•·a que outros 

flns as empregavam? 
- Quem era Aimbire e como o descreve o poeta? 
- Que diz e lle de Pindobu<;ú? 
-!!]de Parabu<;;li? 
- Con1o desCI·eve Jogoanharo e Araray? 
- Falai de Tibi•·i<;a e sua tribu. 
- Que significam as palavras : hostes, sagitta1-ias, anihilas? 
- Quem era Coaquira? 
- Que propóz elle? 
-Para que se havimn reunido os Tamoyos? 
- (.luen1 falou por u ltilno, o que disse, e que resulto11 d'isso? 

Exercicio de redacQao 

Re[e1-i po1· paluv1·as vossas o que aqui na1-ra o poeta . 

• 
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llfATERIA. HISTORIA NATURAL. CARACTERES DISTINCTIVOS DOS 

REINOS DA NATUREZA 

Materia é o que constitúe o corpo, seja este solido, 
liquido ou gazoso. Ella se nos apresenta sob rnuiLos e 
diversos aspectos; porérn, na rnultiplicidp.de de aspectos 
que apresenta, está subrneltida a leis fixas, tendo ape
nas dois modos de ser, isLo é, ou é o1·ganisada para a 
formagao dos seres vivos, animaes o u vegetaes; o u é 
inorganica, quando constiLúe os corpos inanimados, os 
oorpos brutos, os rnineraes emfirn. 

É á quantidade de rnatel'ia que, nos corpos, se dá o 
nome de massa; e as sciencias que a estudarn sao a Zoo
logía, a Botanica e a Mineralogía, as quaes, respectiva
mente, correspondern a tres grandes grupos ern que se 
dividem todos os seres creados, grupos que se denorni
nam Reinos da Natureza : 

1. o O re~·ño animal, que c.omprehende todos os aní
rnaes; 

2. 0 O reino vegetal, constituido por todos os vegetaes; 
3. 0 O reino mineral, ou todos os corpos inorganicos 

taes corno as pedras, os rnetaes, o ar, a agua, etc. 

Assirn a Zoologia occupa-se do estudo do reino ani
mal; a Botanica, do reino vegetal; e a Mineralogia, do 
reino mineral; formando estas sciencias o que se de!:o-
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rninn llistOt:üt Natural. Cada um"a d'ellas tem por com
plemento necessario a Geologia. Esta, estudando a cons
tituigao do sólo e sua historia, nao Fón-:te.nle se ocoupa 
dos mineraes mas tambem dos (osseis, islo é, dos car
pos petrificados de animaes e de vege!ae~ contidos nas 
diversas camadas da Terra, e que pela maior parle pet·
tencem a especies que, sobre ella, já nao exisLem. 

Ainda se podem considerar como sciencias anne~as 
á Hú;toria Natural : 

1." A Agricultura, que depende do conhecimen Lo do 
reino mineral e do vegetal; 

2." A Hygz"ene, que se relaciona directumente com os 
reinos vegetal e animal ; 

3." As At·tes industrz'aes, que empregam a malet·ia 
prima fornecida pelos tres reinos da Nalureza; 

4." A Economza, que é o judicioso emprego de todas 
as cousas. 

Entre os tres reinos da Natureza ha distinogoes pro
fundas, se bem. que os individuos menos perfeitos do 
reino animal e do reino vegetal quasi se confundem, 
como succede ás bacterias que sao algas. 

No emLanLo, em regra geral, os mineraes ou seres 
inorganicos ;,e differengam dos seres organisados, vege
taes ou animaes, no que é relativo á origem, duragao, 
fórma, crescimento, estructura e composigao chimica. 

Quanto á ongem, os mineraes ou existem desde o 
principio do mundo, sem havat'em soffrido altemgao, ou 
formaram-se depois, pela combinagao dos elemento¡,; de 
que sao constituidos. Os. vegetaes e os animaes origi-
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nam-se em outros seres semelhantes, de que se separam 
para a formagao de novas individuos d'essa mesma es
pecie. 

Os mineraes nao tem limites de dut·ar;iio, porquanto, 
urna vez formados, podern existir indefinidamente, em 
quanto causas estranhas nao lhes a!Leram a naLureza, 
clecomponclo-os ou Jazenclo-os entrar· na constiLuigao ele 
outros carpos. No emLanto, a duragao dos seres organi
sados é Ji mi tada , sua existencia te m periodos distinctos; 
elles nascem, crescem, permanecem algum tempo no 
seu completo estado de desenvolvimento e depois de
caem e morrem. 

O ct·escz"mento dos minemes faz-se por juxLaposiga.o, 
isto é, pela aggrP-gagao de novas moleculas s emelhan
tes que se superpoem ás primeiras, e por consec¡uencia 
pode augmentar indefinidamente; n1as o crescimento 
dos seres vivos nao vai ·além de cerLos limites pela 1\"a
tureza determinados a cada especie, e opera-se por intus
cepr;iio, isto é, pelo phenomeno da nutrir;iio, que é inte
rior. 

A estructura dos mineraes é homogenea, isLa é, sem
pre a mesma. Os seres vivos tem urna estructura com
plexa; sao formados de partes differentcs chamadas 
tecidos, que, confinados, entrelagados de diversos modos, 
constituem os orgaos ou instrumentos da vida. 

A composz~iio chimica dos mineraes consta de um só 
elemento chimico, ou de dais, tres ou rnais que se com
binam, ao passo que a dos seres vivos sendo a mais 
variada reduz-se sempre a pequeno numero de elemen
tos, geralrnenle tres ou quaLro. 

Os animaes e os vegetaes se differengam entre si 
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quanto ás faculdades de sentir e de produzir movimen
tos, de que sao privados os vegetaes, ainda que alguns, 
como a sensitiva e a dionéa. fecham suas foll1.as quan
do selhes toca , mas isso porummechanismo differente. 

Como perfeitamente sabeis, os animaes se podem 
mover voluntariamente, o que se nao dá com os vege
i,aes. Os animaes sentem, P.Ossuem a faculdade de rece
ber impressoes e ter d'ellas consciencia, e isso porque 
tem um systema nervoso, mais ou menos perfeiLo, o 
que se nao encontra nos vegetaes. Estes se nutre1n de 
substancias inorganicas, que pelas raizes absorvem do 
sólo ou pelas folhas e caules tiram da atrriosphera; 
aquelles, os animaes, nutrem-se de substancias orgam·cas. 

Uns e outros respiram, absorvendo o oxygeneo con
tido na atmosphera e exhalando o acido carbonico; mas 
os vegetaes, sob a ac9ao da luz solar, tiram para sua 
nutri9ao o acido carbonico da atmosphera e restitueni
lhe puro o oxyg·eneo . 

Uns e outros respiram, é certo, e a respira9ao effec
Lua-se no mesmo sentido em ambos : islo é, absorvem. 
oxygeneo e exhalmn gaz carbonico, 1nas os vegetaes sao 
dotados ainda de urna outra funcQao, exercida pela chlo
rophyla sob a ac9ao da luz directa do sol, e que consiste 

_ na decomposi9ao do gaz carbonico da almosphera, 
com fixaQao do carbone e eliminaQao do oxygeneo. 

E' á custa d'este oxygeneo que respiram semelhante
nl.ente os anima es e os proprios vegeLaes. 

Resumindo, pois, as principaes differen9as entre os 
seres organisados .e os inorganicos, bastará di-zer que 
os seres vivos nutrem-se e se reproduz;em, phenomenos 
que se nao dao nos mineraes; assiln como tambem que 
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os mineraes crescem, os vegelaes c1·escem e vwem , e os 
animae¡¡; c1·escem, vzvem e sentem. 

Exercicio de elocuQáo 

Que é materia e quaes sao os seus modos de ser? 
Como se clenominam as sciEmcias que a estudam, e a que 

corresponde m? 
Quaes sao as sciencias annexas á Historia Natural ? 
De que é que se occupa cada urna d'ell as? 
Qual é a distinc<;ao entre os reinos da N~atureza? 

Exercicio de redacQáo 

Dizei por esc>·ipto tudo quanto ficastes sabendo depois da Lei 
tura d'esta li~do. 
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LICAO 8" 

INFANCIA E VELHICE 

\ 
O Jyrio é ·menos candido, a neve é menos pura 
Que urna crian¡;;.a loura no ber¡;;.o adormecida; 
Seus labios entre-abertos parece que respiram 
Os languidos aro1nas e as auras de outra vida . 

O anjo tutelar que o somno lhe protege 
Nao ve um ponto negro n'aque lla alma divina; 
Nunca sacode as azas para voltar ao céo, 
E nem afasta ao vel-a a face per·egrina . 

No seio da crian¡;;.a nao ha serpes occultas, 
Nern perfido veneno, nem ferventes lurrtes; 
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Tudo é candura; oh! Deus! su' alma inda innocente 
E' como ntn vaso de ouro repleto ele perfumes 

Cedo ella cresce e en lao os vicios a acompanham. 
Seu anjo tutelar pranteia ou vol la ao céu; 
O calice dourado transborda do absintho, 
E a vida corre envolta em lutulento véu . 

Depois ella envelhece, as il!tis5es se esvaem, 
A calma vem, e a chamma ele se u vivet· se escoa; 
A fronte· pende em terra coberta ele geada, 
E a mao rugosa e tremula levanta-se e aben¡;;.óa. 
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O infante e o anmao sao dous sagrados sereq; 
Um deixa ha pouco o céu, e o outro ao céu se volta; 
Um cena as azas debeis e a Divindade adora, 
O outro adora a Deus e as azas níveas solta. 

Do louro ch erubim na face rosea e bella 
Ainda existe o traco do beijo dos anjinhos; 
Na fronte alva e severa do anciao, scin tilla 
A chamma que do Empyreo aponta-lhe os caminhos. 

Nos tempos de desgraca, quando o existir é trevas, 
E a duvida se eleva do funebre ataude, 
Nos olhos da crianca creíamos na innocencia, 
E nos cabellos brancos saudemos a v irtude 1 

L. N. Fagundes Va>•ella. 

Exercicio de elocuQao 

- Como se denominam as differentes phases relativas ao 
desenvolvimento do hornero? 

- Qual a idade e1n que commummente ter mina cada uma 
d'essas phases? 

- Coro que sentunento verieis essa c rian<;a adormecida de 
que vos fala o }loeta? 

-Porque? 
- Que succederá logo que essa crian<;a attingir ao estado de 

adulto? 
- E quando tocar á velhice? 
- Que sentimentos deven10s ter para coro a velhice? 
- Porque? 
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- E quaes sao os deveres que a velhice impóe ao hon1em que 
chega a essa ida de? 

Exercicio de redacQao 

Esc·revei a urn a.nigo que soubestes ter ?naltratado um velho 
honrado, c¡m.su~<:ando-o, mas, cautelosa e attenciosamente, por 
esse facto. Fazei ver o que nos merece a velhice, p1·inoipalmente 
q~tando se lhe reune a dignidade. 
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ZOOLOGIA ANATOMfA E PHYS!OLOGIA DOS ANIMAES 

Como já sabeis, os seres organisados constituem o 
objecto ele estud.o ele dous ramos da Historia Natural : 
a Zoologia e a Botanica. 

Essa mesma palavra 01'ganúados quer dizer que esses 
seres sao formados por differentes orgaos, cada um dos 
quaes deve preencher certas e determinadas func~oes; e 
sao essas funcgoes de cada individuo que, associaclas, 
!he mantem a vida, e a conlinuagao da especie. 

D'ahi a necessidade ele conhecer quaes sao os orgaos 
de cada urna das especies ele seres, -e quaes as f11nccoes 
que eleve desmnpenhar cada um d'esses orgaos. 

Ha , portanto, um duplice fim a attingir : 1.• destacar 
um orgao completo dos demais orgaos que fonnam o 
ser organisaclo, e estuclal-o em separado., o que é objecto 
da Anatomia; 2.• estnrlar as funcgoes d'esse mesmo 
orgao, isto é, sua Physiologw. 

Bem vedes, pois, que a Anatomía applica-se ao indi
viclno do reino animal, o u üo vegetal ; a-ssim como um 
e outro podem ser· objecto da Physiologia. 

N'esta ligao e n'onlras segnintes tereis notícia da 
Anatomía e da Physiologia animaes; rlepois sabereis do 
que entende com a Anatomía e com a Physiologia dos 
vegetaes. 



QUARTO LIVRO DE LElTURA 69 

Considerando o corpo do animal, ve-se logo que as 
partes ele que é elle constituido sao clifferentes na (órma 
e n .a materia,· e 
quanto a esta, que 
a massa do corpb 
consta ele partes 
liquidas e partes 
solidas. Os líqui
dos ou sao conti-
dos em vasos, como o 
sangue que circula den
tro das veias e arterias, 
por exemplo ; ou entao 
se acham espalhados, 
por embibigao, nas 
partes solidas, como 
succede nas partes 
molles, princi:palmente 
na carne ou musculo. 
A agua é sempre a parle 
principal de todo fluido 
animal e convém que 
desde já saibais que, 
no corpo humano, ella 
forma clois tergos do 
peso total d'esse corpo. 

Tu do quan to se re
fe re aos liquidos con ti
dos no co¡·po animal, 
vereis quando nos oc
cuparmos dos ot·gaos 
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danuteigao; agora, trataremos sómente da parte solida 
do corpo. 

Se vos perguntarem quaes serao essas partes solidas 
constitutivas do corpo animal, direis logo: carne e 
ossos. Mas se, quando á rnesa vos servirem de uma ave 
cosida, por exemplo, examinardes com attengao (se o 
permittisse o mais elementar principio de civilidade) 
essa porgao que vos tocar em partilha, vereis que além 
da carne, isto é, dos musculos, e dos ossos, no carpo do 
animal se encontram tambem certos fios ócos que se 
denominam vasos, e sao as arterias e as veías ·; e outt·os 
cheios, que tém o nome de nervos; além da pelle, que 
o reveste, e . de outros elementos que concorrem para . 
sua constituigao. 

Pot· muito diversos que vos paregam todos esses ele
mentos, elles tém todavía a mesma origem, todos tém 
por ponto de partida a cellula . 

Mas, perguntareis, - que é a cellula? Tendes razao; 
provavelmente pela primeira vez se vos fala d'isso . 

Nunca vos succedeu qJle, por molestia ou accidente, 
se baja destacado de vosso proprio carpo um pedacinho 
de pelle? E' provavel; e se tal acontecen, natural menté 
examinas~es esse pedacinho de pelle e vistes que n'ella 
se desenhavam uns pequenos polygonos, nao só na parle 
superior, como na inferior; e por muito fina que tenha 
sido a pellesinha examinada, comprehendestes, talvez, 
que o polygono superior devia ser ligado ao inferior por 
paredes delgadissimas, cada urna das quaes, partindo 
do lado de um d'esses polygonos, terminava no lado 
correspondente do outro. E' a essa pequena vesicula, 
primitivamente globular, e depois modificada pela com-
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pressao de urnas sobre outras, - é a esse pequenissi
mo espaco assim fechado, que se dá o nome de cellula; 
e é a reuniao de muitas cellulas, dispostas e modifica
das convenientemente, que forma todas as partes soli
das dos corpos quer animaes, quer vegetaes. 

A aggregagao de cellulas da mesma natureza, cha
ma-se tecido e a es le se dao differen tes qualificativos, 
conforme soffram ou nao as cellulas alguma modificacao 
e segundo o modo por que sejam modificadas. Assim, 
ternos em nosso corpo : 

O tecido epithelial ; este tecido cobre a superficie ex
terna de todo o organismo com o nome de epiderme; ao 
nivel das aberturas naturaes prolonga-se, tapetanclo 
internamente a superficie de todas as cavidades que 
communicam com o exterior, tomando entao o nome 
de membranas mucosas ; 

Os tecidos conjunctivos ; estes tecidos enchem as la
cunas que os orgaos deixam entre si; protegendo-os 
contra os choques e aLtrictos, estabelecem a hgagao 
entre elles e servem-lhes de ponto de apoio. A estruc
tura, consistencia e aspecto d'estes tecidos sao muito 
diversos; os princípaes sao : 

O adiposo que se estende em camada espessa por 
baixo da pelle e se insinua nos intervallos que os orgaos 
deixam entre si; 

O elas tico ou fibras que forma membranas duras e re
sistentes que servem para a reuniao dos musculos uos 
ossos; 

O cartilagtrwso nas superficies contiguas aos ossos, no 
pavilhao da orelha, na larynge, etc ; 

O osseo que forma a estructura dos ossos; 
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O tecido muscular; é um tecido formado por fibras 
geralmente vermelhas, mas que algumas vezes podem 
ser rosadas o u esb t·anqui gadas . O se u carrJClet· fundamen
tal é a contracr;iio, isto é, a propriedade de se encut· tar 
sob a a cgao de um excitante. 

A associagao d'este lecido forma os musculos conheci
dos soba d enominagao comn1un1 de carne,· 

O tecido nervoso; é u m tecido ordinariamente es
branquigado o nalgumas partes cinzento, em que em
Lt·an1 duas especies de elementos anatomicos, as cellulas 
e as (ibt·as ne1:vosas . 

As fibras reunmn as cellulas entre s i, conduzindo a 
forga nervosa. As fibras reunidas, ordinariamente em 
cordoes, mais ou menos volumosos, formam os nervos. 

O tecido nervoso encontra-se no cerebro, no cere
bello, na medulla, etc. 

Os net·vos podem ser: sensitivos, quando dao a sen
sagao do dór; motores, quando imprünem movimento 
a os n1uscul os; sens01·iaes qu ando cxercem funcgoes espe
ciaes, taes como a aurli gao, a vizao, a olfacgao, etc . 

O tecido san guineo; es te le ciclo é formado de cellulas 
de forma lenticu lar . chamaclas globulos, nadando em um 
liquido chamaclo plasma. Os globulos podem se r ver
melhos o u brancos; os vermelhos tmnbmn chamados 
hemátias (i) sao em 1nuito maior numero do que os bran
cos que sao chamados leu,cocytos (2). O sangue circula 
unicamcnte nas veias e nas al'lerias . 

{1) Palavra de rivado do grego haúna = sanguc. 
{2)Palavra d e riv ada do g rego leucos = branco e cytos == cavidade. 
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Exercicio de elocw;ao 

Que é Anatomía? E Physiologia? 
E m que se dill'eren~am as di versas partes do c01·po animal? 
Dizei o que souherdes a respeito de cada urna d'ellas. 
Que é cellula animal e qual a sua importancia? 
Que é tecido animal e quaes as suas especies? 
Fal a i de cada um d'elles? 

Exercicio de redac<;ao 

Escrevei o que soube,·r.tes ácet·ca do objecto d'esta !i.;ao. 

5 
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LI(;AO IO" 

A QUEIMADA 

<< Meu nobre perdigueiro! vem commigo. 
Vamos a sós, meu corajoso amigo, 

Pelos ennos vagar. 
Vamos lá dos geraes, que o vento agouta, 
Dos verdes capinaes n'agreste mouta 

A perdiz levantar l ... 

Mas nao ! ... Pausa a cabe~ta em meus j oelhos 
Aquí, me u cao! ... j á de lislroes vermelhos 

O céu se illuminou. 
Eis subito, da barra do occidente, 
Doudo, rubro, veloz, incandescente, 

O incendio que acvrdou! 

A floresta rugindo as comas curva ... 
As azas foscas o gaviao recurva, 

Espantado a gritar. 
O estampido estupendo das queimadas 
Se enrola de quebradas em quebradas 

Galopando no ar. 

E a chamma lavra qual giboia informe, 
Que no espago vibrando a cauda enorme 

Ferra os den tes no chao . .. 
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Nas rubras roscas estort.ega as mattas ... 
Que espadanam o sangue das cascatas 

Do roto coragao! ... 

O incendio- leao ruivo, ensanguentado, 
A juba, a CI'ina atira desgrenhado 

Aos pampeiros dos céus! .. 
Travou-se o pugilato ... e o .cedro tornba ... 
Queimado ... retorcendo na hecatomba 

Os bragos para Deus. 

A queimada! A queimada é urna fornalha r 
A hirm·a pula; o cascavel chocalha ... 

Raiva espuma o tapir! 
E ás vezes sobre o cume de um rochedo 
A corea e o tigre - naufragos do medo -

Vao tremulos se unir ! 

En tao passa-se ali u m drama augusto ... 
No ultimo ramo do páo d'arco adusto 

O jaguar se abrigon ... 

75 

Mas rubro é o céu ... Recresce o fogo em mares. 
E após tombam as selvas seculares ... 

E ludo se acabo u. 
CASTRO ALVES. 

Exercicio de elocuQao 

Que é uma queim.ada? 
- Para que sAo feitas as queünadas? 
- ·Que significam as palavras perdigueiro, er>no, agreste? 
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Em que accep<;ao deve ahi ser ton<ada a palavra- ge>·aes-? 
E o que mais pode significar? 

- Que é que prodLtZia esses listroes vermelhos de que faJa o 
poeta'? 

Que é occidente? 
- Quacs silo os pontos cardeaes? 
- Que signiíicam as palavras incandescente, {ósea, estupendo, 

e quebradas quando substantivos? 
- A que é que o autor compara o incendio, e porque? 
- Que quere1n dizer as palavras estortega, espadanam, heca-

tombe? 
- Porque diz o poeta : - O incendio, leao o·uivo? 
- Cmno actúa o incendio da matta nos animaes que n'ella 

existem? 

Exercicio de redacQao 

lmaginai e descl'evei uma queimada. 
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O ESQUELETO 

Chama-se esqueleto a parte mais resistente do corro 
animal e que, revestida dos demais lecidos, com elles 
concon·e para lhe dar a fórn1a propria . 

Nos animaes inferiores, Laes como os insectos, os 
crustaceos, o esqueleto é o involltc1·o tegumentm·, islo é, o 
que envolve os outros Leci
dos formadores do corp9. 

Esse involucro ás vezes 
é molle e flexivel, outras 
yezes corneo, como vedes na 
tignra ao lado (fig. 7), ou inct·ustado de materia ca l carea, 
e fornece pontos de apoio a esses tecidos. Em tal caso 
diz-se que o esqueleto é externo. 

No homem, porém, assim como em todos os outros 
animaes que .já conheceis pelas deno 
minacoes de marnmiferos, aves, rep
Lís, bactracios e peixes, o esqueleto é 
interno e formado de pegas ósseas ou 
cartilaginosas unidas entre si por ar
ticulagoes, mov'eis o u immoveis. N o ero
tanto, ainda o esqueleto interno en-

Fig. 8 · cerra e protege as mais delicadas 
partes do organismo, porquanto o m·aneo e a colutnna 
vertebt·al conten'l a massa principal do systema nervoso 
(fig. 8), isto é, o encephalo e a medulla espútlwl. 
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Os ossos sño formados pelo entrelacamento do tecid,o 
cartilaginoso, em que se vao depositan
do lentamente os saes calcareos, a co
megar por certos pontos que se de
nominam pontos de ossi(icar;ao, que no 
fnn de cerlo tempo se unem e consti
tuem o osso. No homem a ossificagao 
comega no terceiro mez da vida fetal, 
continúa na infancia e na puberdade, 
e termina aos vinte e cinco annos mais 
ou menos. Durante esse periodo, a 
maior parte dos ossos sao formados de 
pegas distinctas, separadas por ínter
vallas cartilaginosos. 

Si submetterdes um osso a rapido 
exame, vereis que elle apresenta diver
sas saliencias e rugosidades, a que 
estao fixos os musculos (fig . 9 -4,5,6,7) 

ou feixes fibrosos. As saliencias, se sao 
pequenas, se denominam cdstas; quando 
mais considera-veis, tem o nome de 
apophyses. 

Fig. -9. Segundo as suas dimensoes e fór-
mas, geralrnente se dividem os ossos 

em longos, curtos e chatos. 
Os ossos tongos, em geral, tem. a fórrna cy1indt·ica ou 

prisma ti ca ( fig. 1 o- 23) terminando nas extremidades por 
engrossamentos a que se dá o nome de cahecas. Elles 
tem urna cavidade longitudin.al cheia de materia gordu
rosa, chamada medulla, facto este que lhes diminue o 
peso, sem lhes_prejudícar a solidez, pelo que sao elles 
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que entram na formagao dos membros. Os ossos curtos 
(fig. 10- 20, 14), assim denominados por sua pequenez, 
sao formados de teeido esponjoso na parte interna, e na 
externa por tecido compacto; sendo elles os que enLram 
na formagao da columna vertebral, cl,as maos e dos pés, 
pm~a servirem de ponto de apoio aos outros ossos do 
esqueleto. Os ossos chatos (fig. 10- 2), que apr·esentam 
grande superficie e pequena espessura, pela su;:~ reuniao 
formam cavidades que, como o craneo e thorax, alojam 
e protegem orgaos importantissimos. 

Como sabeis, na conforn1agao do esqueleto todos os 
ossos se acham systematicamente reunidos, dando-se o 
nome de articulagao á parte extrema ero que dois ossos 
se juntam. 

Ora, como já se vos disse, o craneo é formado por 
varios ossos que se ligan1 fortemente, um a ouLro : logo, 
o craneo te m articulagoes. 

Mas, da mesma sorte os bragos e as pernas, por 
exemplo, sao formados ele ossos que tambem se unem, 
e por conseguinte nelles existem articulagoes tambem. 
Notai, porém, que podeis dobrar o braco, curvar a 
perna, etc.; ao passo que nao vos é possivel mover 
qualquer das partes do craneo . Ha, portanto, articula
caes moveis, islo é, que vos permittem o movimento dos 
membros ; e articulagoes immovet's·. 

As superfJcies de contacto, nas articulacoes moveis, 
sao revestidas por urna cartilagem lisa e polida, e manti
das em posigao por feixes fibrosos contendo urna mem
brapa serosa, denominada membrana synom·az, que segrega 
um liquido viscoso, a sf¡novia, destinado a lubrificar as 
superficies articulares para lhes favorecer o movimento 
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á semelhanga das machinas em que se applica óleo. 

Fig. 10. 

A uniao dos ossos nas ar
ticulagoes immoveis é feita, 
ou por juxtaposic;iio quando 
consiste apenas em urna ear
tilagem de liga~ao (Og. 1<5 -4) 
ou por implantac;iio, qmmdo 
as pegas osseas sao enct·aYa
das em outras. o que succede 
sómente nos dentes (fig.11-1

) ; 

finalmente por asperezas 
ou pequenos dcntefi 
que se engrenan1 
solidamente un~ 
contra os out•·o;:, 
como se observa 
nos ossos do era
neo (fig.10- 1 • ~). As 
articulagoes foi ta s 
d 'esta u!Lima fórma 
tem o nome de su,

turas. O .esqueleto do homem 
consta de tres partes : caber;a, 
tronco e membros. 

A c ab e ~ta comprehende 
duas partes : o craneo e u 
fa ce . 

O craneo é urna caixa ós
sea, tendo a fó¡·ma de um 
ovo-ide e na qual estao alo
jados e protegidos orgaos que 
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consLiLueJn a rnassa enceplwhca ou miolos. E' constituido 
por oito ossos : ant.erionnenLe, pelo f?·ontal ou coronal 
([ig·. 12 - 1 ); laleralmente, em cima, pelos dois pariP
lMS (flg. 12 - 2); _e em baixo, pelos 
dois temporaes (flg. 12- 3);- poste
riormente pelo occipital (flg. '12 - •); 
e inferionnente, na linha mediana, 
pelo sphenot'de (fig. 12- 5) e pelo eth
moz'de (flg. 12- 6). O craneo ap¡·esen-
la divc1·sas aberturas, entre as quaes Fig. 11. 

o óu1·aco occipúal, por onde passam 
a Tnedulla espinhal e os conductos auditivos externos. 

A face, parte da cabega em que s•~ acham os oeg-aos 
da vista, do gosLo, e do olfato, é com.po;;La de quatorze 
ossos. Lateral e superiormente es tao os ma.villares supe-
1·iores (fiz. 12), que articulam-se entre si e como osso 

frontal, concorrendo para a for
mngao das orbitas e das (ossas 
nasaes ; - os dois mallares, que 
formam as proeminencias a que 
e1n geral se denomina faces; -
os dois nasaes que constituem a 
pol'gao óssea do nariz; - e os 
dois lacn·maes, nos ang·ulos intor-

Fig. 12. nos das orbitas. Na parte métlia 
estao: o vomm·, que concorre para 

a exi slencia das fossas nasaes; e os dois palatinos, que 
(',cmstituem o céo da bóca ou abobada palatina. - Infe
rionnente, está a mandíbula que apresenLa a fórma de 
nma fen·adnra. Implantados nos maxillares existem os 
dentes. 

5. 
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O tronco comprehende o peilo ou tlwrax e o ventre ou 
abdornen ~_fig. iS), sepat·ados por urna membrana cha

mada dütphrag
rna. 

De alto a bai
xo, no tt·onco, 
cone a colum
na vertebral 
que serve direc
tarnente de sup
porte ao mesmo 
tronco e á ca
bec;.a, e indirec
tamente demeio 
de uniao dos 
m emb ros (fig. 
15). E', pois, a 
mais importan
te pe<;a do es-

queleto, sob 
este ponto de 
vista estatico. 

A columna ver
tebral é formada 
por p equenos 
ossos denomi-

Fig . 13 

nados verte
bras, solida
mente unidos 

entre si, mas· possuindo certa mobilidade. As vertebras 
tem uma abertura circular, pelo que, reunidas urnas ás 
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outras, formam o canal vertebral em que existe a me
dulla espinhal. 

Cada vertebra é constituida 
por um disco espesso, que se de
nomina corpo da verlebra (fig. 14), 
e que tem na parte posterior urna 
saliencia, tamben-:~ óssea, chama
da, apophyse espinhosa, que con
corre con-:~ as das outras verte
bras para formar um.a linha sa
liente no· meio das costas, cha
mada espinha dorsal (fig. 15). A 
vertebra tem ainda mais duas 
saliencias lateraes, chamadas 
apophyses transversas. 

Nos individuos da especie hu
mana a columna vertebral, consta 

de trinta e 
tres vertebras 
das quaes se te 
se denorni-

14. nam cervicaes ,· 
doze dorsaes ; cinco lombares ; 
cinco, reunidas em urna só, for
mam o sacro; e quatro, menores 
que as outr·as e sem o canal ver
tebral, reunidas tambem, consti
tuem o coccyx, na extremidade. 
inferior da columna vertebral. 

Fig. 15. 

O thorax é formado pelas costellas em numero de 
doze de cada lado. Pela parte posterior (ffg. 10 - 1o, 11, 12), 
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prendcm-se todas com as vertebras dorsaes; pela ante
rior, as dez primei¡·as articulmn-se com o esterno direc
tamente ou poi' meio de nma cartilagem; as dua:;; ulti
Inas sao livres na parte anterior, pelo que se denominarn 
costellas fluctuantes. 

O es terno é um osso chato, situado na parte anterior 
do peito, na linha mediana do corpo; e dotado de certa 
mobilidade, que lhe permitte de algurn modo acompa
nhar o movimento das costellas. Lateralmente elle está 
lig:o~rlo ós costellas, e na parte supel'iot' articula-se corn 

a clavícula, osso que forma o limite 
inferior do pescooo e superior do pei
to. Ao conjuncto desses ossos do 
1 r·onco charnH -se cctixa llwra:m[da 

Os membros e1n numero de qnatro, 
sao dois superiore::; ou antel'Íores, e 
dois inferiores, ou posteriores. 

Cada mernbro superior tem quaLro 
partes : espádua, braco, anteb•·ac;o e 

Fig. lo. 1nao. 
A espádua (fig. 16) no· homern e na 

rnaior parte dos anirnaes mammife1·os é l'oi'nlada de 
dOJs ossos : o omoplata, osso chato, par e t•·iangnlnr, 
que cobre a face superior e posterior do thoeax, da 
primeit·a á set.ima costella; e ni nda a clavicula, qne se 
liga directamente ao omoplata. 

O braro é formado de nn1 só osso denominado kumerus 
(fig. J 0- 15), que, longo e cylindrieo, termina nas extt·e
midades por duas cab.er,as, nma das qnaes se arlicula 
como onwplata e a outra tcm umu especie de escavarao, 
~?m fói'ma de roldana, sobt•e a qua! ,;e moYA o anlebra¡;o. 



QUArtTO LIVR.O DB LETTUR.A. 85 

O ante-braro comprehend·e dois ossos : um, situado do 
lado externo, denominado radius (11g. 10- 16

), e o outro 
do lado interno, o cuhi
tus (fig. 10- 11 ). Ambos ;. :; 
se al'ticulam, na parte 
superior com o h •tme
rus, e na infe rior com 
os ossos formadores do 
que se denomina car
po. 

i\ mao, con1o sabeis, Fíg. 11. Fig·. 18 

orgao da prehensao, 
consta de tres partes : carpo, metacarpo e dedos. 

O carpo (fig. 17) é formado por oito pequenos ossos 
articnlados ·entre si e dispostos em duas series; o meta
carpo (fig. 18 - 2 ) por cinco, denominados ossos da palma 
da miio; e os dedos, em numero de cinco, sendo cada 
um d' e lles constituido por tres ossinhos denominados. 
phalanges (fig. 18 - 3 •4 •5 ), com excepgao do pollegar, qne 
só tem duas d'estas. 

Assim con1o os n1embros supCl''iores, cada un1 dos 
inferiores consta de quatro parles : quadril, cóxa, pen1a 
e pé. 

Os quadrú (fig. 10 -•2) sao constituidos por ossos lar
gos denominados oss0- ihaco, que se articulam entre si na 
parte ante rior, na posterior com o sacro, fonnando 
assim urna especie de baáa em que se acham alojadas 
Yisceras do baixo ventre. 

A coxa é formada por um só osso, o femur (fig.10- 23), 

que superiormente é articulado com o sacro e inferior
mente com os ossos da perna, no ponto em. que existe 
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um osso arredondado anteriormente que tem o nome 
de t·ótula (fig. 10 -~"). • 

A perna é constituida por dais ossos, dos quaes o 
interno se denomina tibia (fig.10- 25• 26), e o externo pero
neo, e se articulam inferiormente com o tarso. 

O pé, finalmente, apresenta tres regioes : o tarso, o 
metatarso e os dedos. 

O tarso consta de sete ossos (fig. 19), dos quaes um, 
denominado astragalo, articula-se com a perna; e ~ 

outro chamada calcaneo, 
forma a parte saliente 
do calcanhar. 

O metatarso (fig. 
20 - 2 ) é constituido 
por cinco ossos. 

Os dedos ( fig. 20- 3• 4• 5) 

sao formados por tres 
phalanges, á excepgao 
dos da parle interna 

Fig. 19. Fig. 20 . cada u m dos quaes só 
tem duas phalanges. 

Convém que vos digamos agora, caros leitores, que 
os esqueletos dos animaes variam conforme as 
especies. 

O macaco tem a mandíbula proeminente; os quatr·o 
membros sao muito longos e todos terminados por 
maos, o que lhes permitte trepar facilmente 

No esqueleto do cavallo, o craneo e a face sao muito 
alongados; e as phalanges reunem-se, nas extremidades 
dos membros, em um só osso, formando um pé ou 
0 asco, que nao é senao urna unha. O mesmo succede 
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nos animaes da raca bovina, nos quaes, todavía, as pha
langes se reunen1 em duas unhas. 

O ca o, o gato e a maior parte dos animaes carniceiros 
tem membros relativamente fortes. 

Nas aves os maxillares e a mandíbula sao substituidos 
por um bico de substancia cornea; o estornago é largo, 
tendo no meio urna saliencia muito accentuada; e os 
membros anteriores sao azas, com. as quaes, em geral, 
se elevam na atmosphera. 

A ra nao tem costellas; as serpenLes, ao contrario, 
tem-nas em grande numero, mas sao desprovidas de 
orgaos especiaes de locomocao; e os peixes nao pos
suem senao men1bros rudimentares, isto é, as nadadei
ras, con1 o auxilio das quaes se movem na agua. 

Por muito differentes, comtudo, que sejam os esque
letos internos desses animaes, todos elles tem urna 
cousa indispensavel : é a columna vertebral, de que lhes 
vem o nome de vertebrados. 

Exercicio de elocuQaO 
- Que é esqueleto ? 
- Que é elle nos animaes inferiores? 
- Em que se diffe•·en<;;a o esqueleto d'estes, do do homem e 

dos de1nais mammiferos? 
Que é Üm osso? Dizei o que souberdes ácerca dos ossos que 

ce>nstituem um esqueleto. 
Qnantas partes comprehende a cabe<;;a do homem? Falai de 

cada urna d'ellas. 
Dizei o que souberdes ácerca do tronco do homem? 
- Como se dividem os membros? Dizei o que souberdes a 

respeito de cada um d'elles. 

Exercicio de redacQao 
Escrevei ácerca dos esqueletos dos diversos animaes. 
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Lit;;ÁO I2" 

O MENDIGO 

O sol passa nos ceus : - sob o carvalho, 
PoJ· cujos troncos se pendura a vide, 

Cego anc.iao 
Mirr·ada dexl.ra supplice estendcndo, 
Ao passageiro, que o despreza, implora 

Do opprobrio o pao. 

Ninguem o escuta, odia foge, e a noite 
Involve a luz no manto impenetravel : 

E elle chorou. 
E! em seus andrajos, para chopa alpestre, 
Sem se queixar- de Deus, tardíos passos 

Encaminhou: 

Mas antes que chegasse ao pobre albergue, 
Do prBsbyter·io o sino harmonioso 

Soar ouvia, 
Que, despedindo em roda os sons pausados, 
Convidava os fieis a erguer as preces 

Da Ave-Maria. 

A' cruz do adt·o r.elvoso as maos mirradas 
O velho ergueu, e ao céu inuteis olhos 

g urna ora<_;.ao : 
A orac;,ao do infeliz, que Deus, :o.ó, ouve 
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Qnando o desdenha o nwndo. e ludiuria 
Sua affJicc;;ao. 

Para o velho a existencia é solitaria, 
Be1n como a font.e que esgotou o estío, 

Onde os pastores 
Vinham a saciar o mat1so gado; 
Onde contavam penas e prazeres 

Dos seus amores. 

A alampada na egreja triste e muda 
Bruxuleava seu clarao, pendendo 

Ante o altar mór : 
Como o templo, o porvir era do velho 
Cheio de sustos : mnda como o templo 

Era a sua dór. 

Resou, resou, e os olhos se enxugaram 
O o¡·ar fervente as lagrimas enxuga, 

Qual prado o leste. 
Deus o i nspirou, esperanca é filha su a, 
Doce esperanc;;a, que os mortaes só deixa 

Sobo cypreste. 

Voltou á choca, e a macilenta fome 
Sem gemer, supportou soLre o seu leilo, 

Que é qua si a terra; 
E, confiando em Peus, entre as angustias 
Do mal, menos crueis que as do remorso 

Os olhos cerra. 

39 
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E' meia noite : -os gallos pela aldea 
Dizem que um dia mais desceu ao nada 

E que outro vem, 
Para dar luz a dórese alegrías 
E depois nos abysmos do passado 

Cahir Lambem. 

E o mendigo da aldea, o velho cego, 
Sobre o dm·o grabato, em choga humilde, 

Achou a paz. 
Em sonhos via um filho. A longes terras 
A miseria o levou : mudada sorte 

Feliz o traz. 

Quantas vezes presága a mente do homem 
Véla como u1n propheta; emquanto o son'lno 

Seus mernbros prende; 
E como, em trevas de amargosos días, 
No porvír urna luz, prevista em sonhos 

Gráta se ¡fccende! 

Nos gonzos ferrugentos range a porta 
Do tugurio do pob1·e adormecido 

E descuidado; 
Que do mendigo o umbral patente é sempre, 
Nen1 carece de esLar, como o do rico, 

Aferrolhado. 

O bom do velho ao sobresalto accorda, 
E as lagrimas de alguem banham-lhe a face, 

E o pranto é mudo ; 
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Mas breve um grito e o solu9ar e os beijos 
E o sonho que passou e a voz do sangue 

Lhe dizem tudo. 

Kao 1nais sob o carvalho ao velho honrado 
Esmoladora mao o peregrino 

Estender·á; 
Meigos lhe sorrirao extremos dias 
E as suas cinzas filial gemido 

Consolará. 
ALEXANDRB HBRCULANO·. 

Exercicio de elocuQao 

91 

Que pedía o mendigo aos transeuntes e como o consideravam 
elles? 

- E qua! é o nosso dever para com os pobres? 
- Que ouviu o pobre quando se dirigia para a sua cho<;a e que 

fez elle? · 
Porque ter· a dito o poeta : inuteis olhos? 
Que significam as palavras : desden ha, ludibda, estio? 
Que quer dizer - existencia solitaria? 
A que compara o poeta o porvir e a dar do pobre velho, e 

porque? 
- Que fez o velho quando chegou á cho<;a e que lhe succedeu? 
- Que pensais desse leito em que diz o poeta que o velho 

repousava? 
Que é tugurio? Umb1·al? Gonzos? 
Quem fez que o velho se acordasse entao e como'! 
Que foi que, d'esse facto, resultou para o velho? 

Exercicio de redacQao 

Referí pm• palavras vossas o que o poeta narrou nessa producQd.o 
littera.ria. 
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LI<;;ÁO I 3' 

FUNCvOES DO ORGANISMO ANIMAL 

FUNCvOES DE NUTRivAO : APPARELHO DIGESTIVO 

E~CRE.QOES 

Nao vos lereis esquecido, certamente, da distinc<_;ao 
feila entre os seres da natureza, islo é, de que -alguns 
d'elles sao organisados e ouLros inorganicos; e que a 
primein1 classe comprehende o:,; que tem vida: os ani
macs e os vegetaes. 

Uns e outros vivem, porque sao dotados de ce1 ·1as 
pnrLcs que eoncot'rem para a manuLengao da sua exis
tencia, dando-lhes possibiliclade ele obter, Jóra d'elles, 
n que lhes é necessar·io á vidR; de se reproduzi¡· e n1 
onl;ros se¡·cs da mesma especie; e Rinda de estar em 
¡·clagao cornos delnais seres, como succecl.e aos animaes. 

Essas dive1·sas partes a que nos referimos se denomi
nam orgiios; o complexo de orgaos com a mes1na estru
clm·a ou formados pelos mesmos tecidos, eonstitue um 
syslema de orgaos; e á reuniao dos orgaos que concor
¡·em juntamente para produzir um unico resultado, 
dá-sc o nome de apparelho. Por exemplo : já vos dissc
mos cm nosso tcrceiro livro, r e lativamente aos animaes, 
que o coragao ilnpellia o sangue atravez das arterias, e 
que -o mesmo sangue, depois d e h a ver levado a todo o 
corpo do animal os principios necessarios ao orga-
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nismo, relluia ao coragao, pelas vcias. Pois o coragao, 
as artel'ias e veias (fig.2'1) sao orgaos do oorpo hu-

Fig 21. 
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mano ;e á reuniao desses orgaos dá-se o nome de apparelho 
circulatorio. 

Cada um dos orgaos executa um acto especial que, 
associado aos demais, mantém a vida nos seres organi
sados. Esse acto especial denomina-se funcr;ao; e as 
funcgoes dos carpos organisados podem ser grupadas em 
duas classes : - funcgoes da vida vegetativa, e funcQCies 
da vida animal. 

As func(;.oes da vida vegetativa sao communs aos 
animaes e aos vegetaes, e se subdividem em : funcr;oes 
de nutrir;ao, que concorrem para a conservagao e o eres
cimento dos individuos; e funcr;oes de t·eproducr;ao, que 
Lem por objecto a formagao de novos inuividuos seme
Jhantes áquelles a que devem a origem . 

As func.;;,oes da v ida animal, que sao assim chama
das porque exclusivamente pertencem aos animaes, 
tambem sao denominadas ÍUOCQOeS de relar;iio, porque 
tern por fim por os animaes em relaQao com os seres 
que os cerca m. 

Chamam-se funcQ5es de nutrigao os actos da vida 
pelos quaes os animaes e os vegetaes se alimentam, 
isto é, mantem a vida em si mesmos . 

Em numero de tres sao as principaes func.;;,oes de 
nutrigao, nos animaes, as quaes resultam de muitas 
oulras funcQ5es secundarias, que para ellas concoiTem. 
Essas funcgoes principaes sao a digestiio, a cir·cular;iio e 
a respirar;iio, que, operando-se nos animaes inferiores 
por meio de orgaos de fórma muito simples, executam
se no hornem e nos outros animaes supe riores, por rE
versos orgaos muito complicados, os quaes constiLuem 
os tres apparelhos : dtgestivo, cú·culaton·o e t·espú·atorio -



QUARTO LlVRO DE LEITURA 95 

O apparelho digestivo do homem e dos animaes de 
organísagao superior é formado por um só tubo, tendo 
aspecto differente em suas diversas partes; e compre
hende os seguinLes orgaos : a boca, o pharynge, o ceso
phago, o ,esLomago e os intestinos. A es tes se ach~m 
annexos outros orgaos, que concorrem para a digestao : 
as glandulas salivares, o figado e o pancreas. 

A boca no h01nem e nos animaes que mais se lhe 
approximam em organisagao, é uma cavidade limitada 
na parte superior pela abobada palatina (fig. 2~-- 4 ) ou 
céu da bóca; na inferior, pela lingua (fig. 22 - 3 ); ante
riormente, pelos labios; lateralmente pelas bochechas 
e maxillas; e posteriormente pelo véu palatino. E' no 
interior da bóca que se fazem a mastigagao e a insali
vagao, e que principiam os movimentos da deglutigao. 

A mastigagao é feüa com os dentes, como sabeis. 
Estes se acham implantados na mandíbula e nos maxil
lares sendo ·cada um d'elles composto de duas substan
cias : uma brilhante, muito dura, mas pouco espessa, 
que se denomina esmalte; outra, que constitue a 1nassa 
do dente, den01nínada mar(im e que encerra a polpa, 
pequena massa ca1·nuda, que abriga os nervos e os 
vasos dentarios 

O homem possue tres especies de dentes : os incúivos 
(fig. 23- '),os caninos (fig. 23 - 2), e os molm·es (fig. 23 - 3). 

Na primeira dentigao completa, isto é, aos doze annos 
mais ou m.enos, elles sao em numero de vinte; dez na 
mandíbula e cinco em cada maxillar, sendo quatro 
molares, dois caninos, e guatro incisivos de cada lado. 
Na segunda dentigao, que se dá 1nais tarde, eleva-se o 
numel'o dos dentes a trínta e dois, pelo apparecünento 
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de mais seis molares na mandíbula e outt·os tantos cm 

Fig. 22. 

3 

ambos os maxillares . 
Para auxiliar os 

dentes na n1astigac;ao, 
existe a ·lingua (fig. 
22 -3) que chega o ali
mento aos dentes p;na 
ser triturado e remove-o 
como convenha; servin
do, a final, de auxilio á 
deglutigao, porquanLo 
sobre a lingua se reune 

alimentar, ou bólo alimen
tar, pm·a ser deglutida. 

Fig. 23. 

2 1 2 

Até a base da 
lingua, a nossa 
vontade actúa 
sobre os movi
inentos produzi
dos; chegado, 
porém, o bolo 
alimental' a esse 
ponto, segue seu 
curso sem que possamos nisso intervir. Passa entao 

\ 
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2 

Fig- . 24. 

pharinge ( fig. 22 - H) , 
tubo em fórma de funil 
adaptado a o fundo da bóca; 
e em seguida, pelo mso-

6 
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phago (flg . 22-'"-), canal que fermin·a no estomago por 
uma abertu.ra denominada cardia (flg. 24- '). 

O estomago é urna bolsa (fig . 24- ~) que recebe os ali 
mentos ingeridos, os quaes, por umn 11bertura opposta 
á primeira e que se chama pylm·o passam depois para 
os intestinos (fig . 24). Estes sao formados por um só 
tubo que se dobra muitas vezes e se ' recurva sobre s i 
mesmo, apresenlando modifical{ües em seu trajecto. 

Chama-se intestúw delgado ( flg. 24- e, 7) a sua parte de 
menor grossura que comel{a do estomago; e grosso ~·ntes

tino (fig . 24- iD,"· ' 2) o que forma, o resto do tubo diges
tivo. Um e outro tem ainda subdivisoes que receberam 
nomes differentes. 

As glandulas salivares sao em numero de tres pares, 
situados : nos dois lados da mandíbula (glandulas sub
maxi1lares) (fig. 25- 5); por baixo da lingua (glandulas 
sublinguaes) (fig. 25-7 ); e por baixo da orclha e 
deLraz da mandíbula (glandulas paro ti das) (fig . 25- 2). 

O figado, que podeis ver na figura (n" 24- 3 ) é situado 
no abdomen, ao lado direito , por baixo do diaphragma, 
ficando, porém, um pouco acima do estomago, tem a 
face superior convexa e inferior irregularmente con- , 
cava. E' o orgao que secreta a bilis. 

O panc1·eas, tamhem situado no abdomen, entre o 
figado e o bal{o, dá um sueco destinado a facilitar a 
digestao . 

Assim, pois, a digestao comprehende certo numero 
de funcgoes s ecundarias ou actos da digestiio, que se suc
cedem na oedem s eguinte : a prehensfio clos'alimentos, 
a mastigar;iio, a insalivaffio, a deqlutú:iio, a digestiio gast1·ica 
e a digestiw intestinal. 
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A prehensiio é o acto de introduzir na bóca as substan
cias alimentares. A maior parte dos anim.aes apanham 
os alimento,; directamente com os dentes; o elephante 
serve- se da tromba para esse fim ; os esquilas, os maca
cos e, finalmente, o homem para isso ernpregam as 
maos . . 

Introduzidos na bóca, soffrem os alimentos o trabalho 
da mastz'gar;ao, feita pelos dentes; opera-se ao mesmo 
tempo a ú~salivar;ao, isto é, sao os alim.entos embebidos 
de saliva, e assim formam urna verdadeira massa : é o 
comego da digestao. A saliva facilita ainda a mastigagao 
e a deglutigao. 

Por urna serie de movimentos da lingua e das boche
abas, forma-se el~ massa obtida um bólo, que se depo
sita sobre a lingua. E' o b6lo alimentm·, que novas moví
m entas fazem chogar á base da lingua, de ande desee 
elle para o e::>tomago, como já vos dissemos, consum
m ando-se d'este modo o acto da deglutz'r;ao. 

Urna vez no estomago, os alimentos sao dz.qeridos, 
is to é, sao transformados em urna papa oinzenta, quasi 
liquida, chamada ch.ymo. Esta transformagao é devida 
n ao só á acgao da saliva de que os alimentos foram 
imbebidos, mas tambem á ele um liquido chamada sueco 
gastrico, que sabe das paredes do estomago e activa chi
micamente sobre as materias ingeridas : é a digestlío gas
trica. Fincla esta, as contrac9oes circul:;tres que o esto
mago póde fazer e se clenominam movimentos peristalticos, 
impellem o producto da digestao para o pyloro , e por 
este orificio até os intestinos. 

A. d igestao nao se completa no estomago, ainda que 
nelle come~a a absorpgao dos principios nutrientes. 
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Logo que o chymo desee para os intestinos delgados, 
t·ecebe a acgiTo ele um sueco denominarlo b-ite, que vem 
do figado, e do outm analogo á saliva procluzido polo 
pancreas, de que já vos falámos, o que se denomina 
sueco pancreatico. EnUío o chymo sob a acgao da bile e 
do sueco pancreatico se transforma em um liquido 
branco, chamado chylo. Urna parte do chylo passa rara 
o sangue, por intermedio da veia porta (systema de 
veias que parte. do intestino e vae ter ao figado) a outra 
parte constituida de gottinhas de gordura é absorvida 
por pequenos vasos lymphaticos ou cMli(eros paru sct· 
incorporada ao sangue . O que nao é absorvido consli
tue o residuo da digestao, desee para o grosso intestino 
de ondo é expelliclo do corpo e1n fóema rle materia fecal. 

Alom da digestao gastrica, pois, ainda ha a dige.stiio 
mtestinal. 

_Bem vedes, caros leil.orcs, que a digeslao é uma opo
t·agao mechanica e chimica, que se procluz inclepen
clcnte ele nossa vontade . Todavía podemos fazer que o 
nosso apparelho digestivo funccione bem, como con
vém; _já mastigando bem os alimentos, já proporcio
nando-os em quanlidade e em qualidade ás nossas necos-

. sida des COl' PO mes; j á guardando-nos de perturbar a 
digestao e, sendo nlisler, recorrendo a medicamentos 
que facilitem o trabalho digestivo, taes como as bebidas 
amargas, a pepsina, as pasLilhas de Vichy, etc., segundo 
as indicRgoes do medico. 

Mas hem sabeis que nao sao f'Ótnente materias soli
tlas que introd_uzimos em nosso cot·po : os lir¡uidos lam
bem nelle ent1 am e actuam pod.erosameule na Sita 
conservagao. 
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~-------·· 

3 

F ig. 26. 

Os productos da actividad~ <'lo organismo sao d' e1le 
expellidos pela transpira(:iio, que s e faz pelos póros; e 
principalmente pela urina que , secretada pelos rins 

6. 
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(flg. 26), desee por dois cunaes denominados nretéres 
(fig. 26-•), para a bexiga(fig. 26-8), de onde sahe para 
fól'a do corpo pelo canal da urethra , qu~ndo a miccao se 
faz sentir. 

Exercicio de elocuQao 

Que sao orgil.os e apparelhos do corpo animal? 
Que sao funce<oes e quaes sao ellas? 
Falai da func<;¡ao de nutrie<ao e do apparclho digestivo do 

homem. 
- Quaes sáo os actos da digestáo e como se operam? 
- Que é digestao estomacal e que é que se lhe segue no orga -

nisn10? 
- Quaes silo os principaes alin1entos do homem? 
- Que cuidados deve1nos ter con• a nossa alin1enta<;¡áo e porque? 
- Quaes s5.o os nrincipaes alimentos dos animaes irracionaes? 

Exercicio de redacQao 

Escrevei ácerca da (unct;ao de nutrit;ao, descrevendo o appa
relho digestivo do homem e dos out>·os anúnaes. 
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LH_;Ao 14" 

MORTE DE GONQALVES DIAS 

<< Morlo, é morto o cantor dos meus guerreir-os! 
Virgens da malta, suspirae commigo! 

_ « A grande agua o levou como in~ejosa. 
Nenbum pé trilhará seu derradeiro 
Funebre leilo; elle repousa eterno 
Em sitio oncle nem olhos ele valentes, 
Nem maos ele virgens poderao tocar-lhe 
Os fr'ios restos . Sabiá da patria 
De longe o chamará saudoso e meigo, 
Sem que elle venha repetir-lhe o canto! 

<< M orto, é m orto o cantor dos meus guerreiros! 
Virgens da malta, suspirae commigo! 

<< Elle houvéra do Ybake o dom supremo 
De modular nas vozes a ternnra, 
A colera, o valor, tristeza e magua, 
E repetir aos na orados echos 
Quanto vive e reluz no pensamento. 
Sobi'e a margem das aguas escondidas, 
Virgem nenhuma suspir·ou mais terna, 
Nem mais válida a voz ergueu na taba, 
Suas nobres acyoes cantando aos ventos, 
O guen·eiro tamoyo. Doce e forte, 
Brotava-lhe do peito a alma divina. 

• 
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" Morto, ñ morto o cantor dos meo,; gnc•rreiros·! 
Virgcns da maLLa, suspirue commigo! 

« Coema, a dóce amada de Itajuba, 
Coema nao moneu; a folha agreste 
Pódc em ramas ornar-lhc a sepultura, 
E triste o vento suspirar- lhe em torno; 
Ella perdura, a virgem dos Tymbyras, 
Ella vive entre nós. Airosa e linda, 
:::)na nobre figura adorna as festas 
E enflora os sonhos dos valen les . Elle, 
O famoso cantor· quebrou da mor·te 
O eterno JUgo; e a filha da floresta 
Ha de a historia guardar das velhas tabn~ 
Inda depois das ultimas ruinas. 

« 1'Iorto, é modo o cantor dos me11s gner¡·p.ieo::, ~ 

Virgens da matta, suspirac commig-o! 

« O piaga, que foge a estranhos oll10s, 
E vive e morre na flo¡·esta escura, 
Repita o nome do cant.or; nas aguas 
Que o rio leva ao mar·, mande-lhc ao menos 
1 :m a sentida lagrima, arrancada 
no coragao que elle Locára ouLI· 'ora, 
Quando o ouviu palpitar sereno e puro, 
1<.:.: na voz celeLrou de eternos carmes. 

« Morto, é m01·Lo o cantor dos meusguerreiros! 
Virgens da maLta, suspirae connnigo. 

ll'lACHADO DE Assrs. 
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Exercicio de elocuQao 

- Que é es se - funebr c lei to - de que fa la o poeta 1 
- Por que dirá elle que nenhum pé trilh rá o funebt·e kito d e 

Gon<;alves Dias? 
Que d iz e l le do mereoimento de Gon-;alv es Di as , oon1o poe ta? 
Que significa a palavra- vá!ida?- E valida? 
Que é taba? Desor evei urna taba, si o podeis. 
Porque d irá o poet a que Coemanao morreu? 
Quem é essc famoso cantor a q u e se refer e? 

- Que diz elle ao piaga q u e viv e na escura lloresta? Porq llfl 

o diz? 

Exercicio de redacQao 

Dizei o que souberdes ácerca de Gon¡;alves Dias. 
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FUNCQOES DE NUTRIQAO : CIRCULAQAO E BESPIRAQAO 

A circulagao é a funcgáo pela qual o sangue é levado 
a todas as partes do carpo, afhn de manter os orgaos 
ou desenvolvel- os. 

O sangue é formado pelos alimentos, como vistes na 
ligao precedente; e contém todos os elementos que 
constituem nossa carne e nossos ossos. Compoe-sc de 
duas partes : uma liquida durante a vida, com quanto 
contenha principios que se coagulam: é . o plasma>· -
a outra consiste em numerosos corpusculos microsco
picos chamados globulos vermelhos e globulos brancos . 
A cór vermelha é devida á materia d'essa cór denomi
nada hemoglobinas. 

Vermelho, como acabamos de dizer, no hOinem e bem 
assiin no cao, no gato, e em geral nos animRes que tém 
ossos, o sangue é, comtudo, branco nos insectos, ama
rellado no caracol, róseo em alguns pequenos animaes. 

O apparelho da circular;ao no homem e nos ou tros 
animaes superiores, é composto de orgaos especiaes, 
que sao : o coragao, as arterias, as veías e os vasos 
ca pillares. 

O cot·ar;lw é um musculo óco 
quasi o tamanho da mao fechada 
e que se acha situado no meio 

(fig. 27 -1), tendo 
da propria pessoa, 
do peito, entre os 
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p u lmoes, com u ponta recurvada para o lado esquerdo. 
E ' recoberto de urna tunica serosa chamada pericardz'o, 
e sua rórma é a de um cone como vertice para baixo . 

Forma-se de duas partes, separadas por um septo 
vert ical e chamadas coragao direüo e coragao esquerdo. 

Cada uma d'essas melades contérn duas cavidades, 
que se com1nunicam entl'e si por urna estreita abertura, 
e sao a auricula na parte superior, e o ventrz"ciüo na 
in ferior . 

Arterias sao vasos elasticos constituidos por membra
nas duras e resistentes, que, partindo do coragao, levam 
o sangue por todo ó carpo; as veias, ao contrario, sao 
flexiveis e pouco espessas e por ellas torna o sangue ao 
coragao, como adiante vereis . 

P ara que a circulagao se opere, existem valvulas 
(fi g. 27- 2 ) no coragao isto é, membranas que, situadas 
nos orificios das arterias e das veías, abrem-se pat·a 
da r passagem ao sangue que por ahi deva sahir do co
ragao ou nelle entrar; e impedem, feehando-se, qual
quer movimento, em contrar-io, do mesmo sangue·. Sao 
essas valvulas que vedes nesta figura . 

Funcciona o c¡tragao por meio de contraccoes que im
p ellem fortemente o sangue nelle contido para o orificio 
dos vasos que nelle comegam ou vem terminar. Imaginai 
Urna d'essas seringas de borracha contrahindo-se pel~:~ 
pressao de mao que a aperte levemente, e retomando a 
fórma primitiva lago que cesse tal pressao : - é o quf:l 
succede ao coracao sem que, todavía, cousa alguma o 
comprima. Nao é que elle esteja a mover-se de um lado 
para outro como infelizmente pensa muila gente: nem 
h a espaco para isso, nem tal movimento .poderia dar ao 
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sangnc o impulso conven1ente. Est::;a contracgao do co 
hll,;ño, a que se dá o nome de SJJSfole, e sua dilatagao ou 
liasrof~<, snccedendo urna a outra ininten·ompi.da1nente, 

desde que o hornero nasce 
até que :r;norre, impelle o 
sangue até os mais dis
tantes pontog do organis
mo, como podeis verifi ca¡· 

F ig. 27. 

pelo que se chama -pulsariio . Convém dizer-vos a quí, 
que nas pessoas adultas contam-se de 60 a 75 pulsa
<;-ocs por minuto ; nas muil.o ídosas de 75 a 78; e nas 
cT1angns at.ó 1'20 por minuto, tarnbem podendo, no 
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emtant.o , a cmocao ou a::; 1nolestias, a t'cbre po1· exem
plo, a .. gmen~ar o numero tias pulsagoes. 

o saugue apropriado á vida enche o curagao esquerdu 
e, quando o ventriculo (fig. 2 7 -a) ti'esse lado se cont.rahc, 
é 0 m esmo sung·ue langado na::; urtenas, que o Ievan1 a 
totlo o carpo .. Mas, pe~·correndo o mesm.o corpo para dar 
nutrigao a cada uma de suas parles, o sangue que era 
ve 1·melho (>mngue arter ial) e ca r regado tic materias nu
trit.i va::;, Lorna-se negro e improprio para n~antel' a vida , 
po 1· ::;e haver impregnado de gaz. ca1·bonico resull ante 
da ac¡;.ao do oxigenio sobl·e os tecidos do ca r po. Entau 
pa::;sa para as veias pot· inter1nedio dos vasos t'apillares e 
é oonduzido para a aur"icula direita (fig. 27-3

), onde entra 
pelas vcias cavas. E' o que se deno1nina grande circ·ula¡;üo. 

Da aurícula direita o sangue negro passa para o ven
tri c ulo direito, que , se contrahindo, impelle-o, por um 
canal den ominado arteria pulmonar, para os pulinoe::;, 
ondeo arque se respira purifica-o, isto é, torna-o capuz 
de ali mentar o corpo . E1n seguida, volta o sangue uo 
coraga o esquerdo pelas veias pulmo1zares, <1ue o leva ó 
aul'icul a esquerda ; e, depois, passa el' es ~a para o ven
triculo esquerdo. E' a pequena circula¡;iio ou circttla¡;lw pul
monar . Do ventriculo esquerdo sahe de novo o sn.nguc 
pura seguir o mesn1o l.rajecLo e assim durant.e toda a 
exi::; tencia do individuo . 

E m Lodos os animaes que tem o:,;sos e sangue ver
m elho , incluindo as aves, a circulagao se faz como nb 
h om em 1nas nos reptís o coragao nao tem senao un1 
Ventriculo , comquanto hoja duas aurículas; O dos [leixes 

tmn urna au ricula e um ventnculo. . 
Outr a das princ1paes funccoes dos corpos vivos é a 

7 
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respiracao que, nos animaes, é a introducgao do ar nos 
pulmoes para revigorar o sangue impuro, tornando-o de 
venoso em arteriaL 

Os orgaos da respiragao no homem sao os seguintes : 
o larynge, a trachéa-arle
ria, e os pulmoes, com
prohendendo os bronchios 
e as cellulas pulmonares. 

O larynge (fig. 2S) orgao 
especial da voz que é e miL
tida por uma abertura de· 
nominada ulotte, é um 
canal con¡,;Lituido de carti
lagens duras e que está 
na parte superior e ante
rior de pescogo, ligando
se na inferior á Lrachéa
arteria. Na extremidade 
superior do larynge, acha
se urna lamina cartilagi 
nosa, a epzgtoue que, du
rante a deglutigao, se 
abaixa e cobre o or!llcio 

da glotte, para impedir que os alimentos, solidos ou 
líquidos, nella se introduzam, o que produzixia uma 
irritagao convulsiva que se manifesta pela tosse e aoa]J:i 
pela expulsao do alimento para fóra do conducto aéreo. 
E' o que vulgarmente se chama cahzr no goteo, o que 
succede sempre que, deglutindo-se, ao mesn10 · tempo se 
fala, ri-se ou respira-se. 

A trachéa-artm·ia (fig. 28) é outro canal que se aoha 
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situado na parte anterior do cesophago e é formado de 
uma serie de anneis cartilaginosos ligados pot· urna 
membrana mucosa, que vai desde o larynge até os pul
moes, dividindo-se em dois ramos que se denominam 
bronchios (fig. 28) estes em outt·os chamados pequenos 
bronchios e estes ainda em outros muiLo mais finos, ou. 
bronchiolos, que v-ao· terminar em pequenas cellulas deno~ 
nünadas vesiculas pulmonares. 

Os puhnoes (fig. 29) sao dois orgaos volumosos, forma 
dos de tBcido esponjoso, e revestidos exteriormente por 
urna membrana serosa, que se denomina pleura. Como 
acabamos de dizer-vos, nos pulmoes existem vesículas; 
e é atravez da finissima 1nembrana que forma cada uma 
dessas vesículas, que o ar atmospherico penetra no 
sangue negro que ahi chega pelos capillares, transfor
mando-o em sangue arterial, poisque entao o gaz carbo 
nico é substituido pelo oxygenio. E' a esse phenomeno, 
a essa transformagao que se dá o nome de hematose . 

O mecanismo o u j ogo da respiraoao compoe-se de 
dois actos : a inspiragao e a expiragao. 

Quando o th ·ax se di1ala, o ar que entra pela bóca 
ou pelas narinas en che· os pulmoes : é a inspú·ar;iio; -
quando, ao contrario, as costellas en1 cada um dos lados, 
e o diaphragma na parte inferior·, comprimem os pul
moes, o ar é expellido pela bóca ou pelo nariz : é a 
expiracíio . 

No emtanto, nas tarlarugas e nos batracios (ras, 
sapos, etc.) a respiragao se faz de modo differente; pois
que, nao se lhes podendo dilatar o thorax, é engolindo 
o nr que elles introduzem nos pulmoes. 

Os movimentos de inspiragao e de expiragao succes 
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dem-se alternativamente como os de um folle, e, se ces
sassem, o homem rnorreria abafado, asphyxiado. Os 
enforoados, os afogados perdem a vida por asphyx:ia, e o 
mesmo pode succeder a os que respiram os gazes mephy-

Fig. 29. 

Licos de certos pogos, das galerías de minas ou de esgo" 
tos, etc., o u o acido carbonico que se desprende do 
carvao em ignigao, das folhas, das flores, etc.; pelo que 
é necessur.io que nao tenhais em vossos dormitorios 
essas causas de morte. 
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Si vos achardes em prescnga de um asphyxiado, 
dcvcis soccorrel-o, emquanto nao chegar nm medico; 
para o que é preciso despir o doente, fazer tracQ6es rith
madas da lingoa, friccionar-lhe torio o corpo co1n uu1 
panno de la, inspirar-lhe ar nos pulmoes soprando-lhe 
na bóca; de tempos em tempos comprimir-! he levemen Le 
0 peito e o ventre de modo a imitar, tanto quanto possi
vel,osmovimentos da respiragao;e collocar-lhe proximo 
das nar·inas u1n panno embebido en1 vinagre. Gragas a 
estos meios, que é preciso repetir muitas vezes, - ai nda 
quando paregam trabalh'o inft·uctifero, - se tem conse
guido, depois de algumas horas, restituir á vida um en
l"orcado, um afogado, um asphyxiado e1nfim. 

Outro resultado produzido pela funcgao da respiragao 
é o calor animal, devido á acgao do oxygenio, quei
mando, pelo contacto mediato, todas as impurezas ele 
que o sangue venoso é carregado; de n1odo que se po
Jeria dizer que o corpo animado é um verdadeiro fogao. 

Resumindo, pois, o que vos ternos dito até aquí ácerca 
das principaes funcooes de nosso corpo, accrescentarc
mos : 1 . o a digestao elabora os alimentos proprios para 
constituir o sangue qne nos alimenta; 2 . o a circula~tao 
leva o sangue a todos os pontos do corpo, e d'elles tira 
o L¡ue seria nocivo á vida; 3. 0 a respira~tao dá em conse
I[Uencia a queima de cortos principios do sangue, e essa 
combustao, purificando o mesmo sangue, entretmn alem 
tl'isso o cnlor em nosso corpo. 
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Exercicio de elocuQaO 

-- Que e a func.;ao de cir cul a.;ao do corpo animal 0 

- Que é sa.ngue, de que se íórma, como e de que se compoe? 
- De que cór e o sangue dos animaes? 
-- Descrevei o apparelho da cü·cula.;ao. 

Dizei que é o cora.;ao e que sabeis a respeito d'elle. 
Que se pretenderásignificar quando se diz : - Este homem 

nao tern cora.;ao? E porque ? 
- Dizei quaes sao os orgaos da respira<:<ao no homem e que 

importancia t em cada um d'elles. 
- De que procede o éalor do corpo dos animaes ? 

Exercicio de .redacQao 

Escrevei a u m amigo dizendo-!he que soccon·e,tes a wrn afogado 
e o que fizestes pa>"a !he restituir a vida que fugia. 
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LICÁO I6 

OS SENTIDOS. 

Como já sabeis sao cinco os nossos sentidos : vista, 
ouvz"do, olfato, gosto e tacto. 

Vamos agora estudar os differentes orgaos que cor
rcspondem a cada um dos sen
tidos. 

Vista. É com ella que avalia
mos as cores, formas, posicao 
e distancia dos corpos. 

Os orgaos da visao sao os olhos. 
O olho (fig. SO) apresenta urna 

parte branca chamada sclerotica, 
vulgarmente conhecida pelo nome 
de bt·anco do o!ho, e urna outra co
lorida, redonda e situada no meio 
da parLe branca. Na colorida 
podemos distinguir duas zonas; 
uma como um annel pardo ou 

Fig. 30. 

azul ou preLo conforme as pessoas, é o que se charna 
iris (fig . 30); a outra zona é um circulo no centro do 
tris; nao é mais do que urna abertura e tem o nome de 
pupilla, vulgarmente chamada menina do ollw. Se levan-
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tarmos as palpehras, veremos que o branco do olho 
conltnua por debaixo dellns; é porque c> olho tema for
ma de nm globo (globo ocular). As cavidades em que os 
olhos estao colloeados nas faces sao chamac.las O?'btlas 
(fig. 30 - 2), como já estudámos na ligao11.• . 

O olho move-se na orbita pela acgao dos muscu/os 

Fi:-;· . 3L. 

motores (fig. 31 - 10• 11 • ·l2) e a pupt:lla dirige-se para os 
lados onde estao os objeclos que queremos ver . Vamos 
examinar as differentes partes do olho. 

A figura 31 mostra-nos utn olho partido pelo mcio. 
A parte externa é a sclerotica (Ctg. 31- 8

); é uma lTLem

hrana resisLe ute en1 que aüeanlc se cncrava unta parLo 
transparente con1 a forma de vidt·o de relogio, chan1ada 
cornea (fig. 31 -'), para dat· pos,.,agem aos raios da luz . 
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A padc interna do olho é forrada por outra membrana 
chamada clwroúlea(fig. 31- 6 ). Esta choroidea é coberta 
no fundo do olho por urna pellicula escura, chamada re
tina(tig . SL- 6"), a esta liga-se onervo optico (fig. 3i - 7

). 

Por delraz do ú·is v~mos urna especie de lenl.e 
(fig. 31 - 4), é o crystalino. Entre a parte transparente da 
sclerotica e o tris e entre o crystalino e o fundo do olho ha 
urna substancia aquosa chamada humorvilreo (lig. 31 - "). 

Os raios de luz entrando pela parte transparente da scle-
1·otica passam pella pupzUa, atravessam o crystalino e for
mam a imagem do objecto no fundo do olho, na parle 
forrada pela retina . É como se o olho fosse urna machina 

-photographi ca. É pelo nervo optico que a impressao da 
imagem é levada ao cerebro. . 

Quando ha muita luz, apupilla diminue de diametro e 
c¡uando ha pouca, augmenLa. Pessóas ha que nao . té m 
boa vista, algumas só podem ver os objectos que estao 
longe . As primeiras sao os myopes e as segundas os pres
bitas . Sao defeitos do crystalino que só podem ser corrigi
dos con1 o uso de oculos ou pz.nce-nez. 

Con1o os olhos sao orgaos mui to delicados, a natureza 
protege-os com · todo o cuidado .· Collocou-os nas o1·bitas 
e cobriu-os comas palpebras. As palpebras sao formadas 
por uma dobra da pelle e tém os bordos cobertos poi" 
"pellos chamados peslanas ou cz"lios que impedem que as 
poeiras cáiam nos olhos. 

Logo acirna dos olhos ternos as sobrancelhas, tambe1n 
chamadas supercihos, que nao só auxiliam o traballw das 
pcstanas como tambem impedem que o suór da testa es-
corra pelos olhos. · 

Na parte das m·bitas junta ao nariz e um pouco acima 
7. 
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estam as glandulas lacrimaes, que fornecem as lagrimas 
que humedecem os olhos para que elles se possam mover 
sem difficuldade. Fazem o mesmo papel que o oleo que 
se deitanas pegas de urna machina. 

As lagrimas passam dos olhÓs para as fossas nasaes 
por meio de pequenos canaes chamados canaes lacrúnaes 
(fig . 30 -6). QÍ!ando sao abundantes, é que escorrém 
pelas faces abaixo. 

Ouvido. Os orgaos da audigao sao os ouvidos em 
numero de dous como os olhos. 

No Quinto lim·o estudaremos como se produz o som e 
como se propaga. Podemos adianLar um pouco, dizendo 
que todo o carpo, quando produz um som, entra em 
vibrar;fio como podereis ver com urna corda de viola 
bem ·esticaaa, collocando sobre ella pequenos peda
cinhos de papel e fazendo-a, em seguida, sóar. 

O som se propaga no ar em circulas concentricos, 
formando ondas sonóms (fig. 32). 

Figura-se, geralmenLe, esse modo de ptopagagao, com
parando a formagao das ondas sonoras ao movimento 
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ondulatorio que' se pro duz nas aguas lranquillas, quando 
se deixa cahir á superficie dellas urna pedra. Produz-se 
urna depressao em torno do ponto em que cahiu a pedra, 
seg·uindo-se a elevacao de urna columna d'agua, que 
perde em espessura á medida que augmenta em exten
sao, para dar lagar a urna nova depressao. Estas 
elevagoes e depressoes, em forma de ondas circulares, 
que se produze1n _na superficie liquida sao dovidas á 
compressao da agua pelo choque da pedra e pela reac
Qao elastica por parte d'este liquido. 

No ar atmospherico produzem-se condensacoes erare
faQúes em torno do carpo sonoro (fig . 32) em. vibracao 
e que por analogía sao chamadas ondas condensadas e 
t·aref"eitas. bs raios d 'eslas onda augmenlando, quanto 
mais afastadas se acha1n do corpo sonoro, resulta que 
aintensidade do som vae progressivmnenle diminuindo. 

O ouvido divide-se em tres pa1:Les : 
Ouvido externo. 
Ouvido medio. 
Ouvido interno. 
O ouvido externo é v que se chama vulgarmente ore/ha; 

é formado por uma dobra da pelle e é tmnbem conhe
ciclo pelo nome de pavilMio (fig. 33- 1 ) . No meio está o 
canal audil1"vo externo (fig. 33 - 2 ) . 

As ondas sonóras chegam de .clifferentes partes e sao 
encaminhadas pelo pavilhiio para d ·entro do canal audz"
tivo extm·no. As paredes internas deste canal secretam 

·urna substancia amarellada e amarga, charnada cerumen 
e conhecida vulgarmente pelo nome de céra do ouvido. O 
cerumen impede a entrada da poeira e de pequenos 
insectos . 
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?'<o fim do canal auditivo externo existe uma pequeua 
rnem!Jrana chamada tympano que vib1·a coro os sons que 
recebe. 

Ouvido tnedio. - Dcpois da membmna do tympano, 

l'ig. 33. 

existe urna cavidade cheia de ar, é o ouvido médio, que 
communica com o fundo da bóca por um canal espe

cial. É por isso que, se taparmoe 

~==~~~,fjij¡¡r-2 os ouvidos. e ab rirmos a bóca , 
" continuaremos a ouvir. 

A membmna do tympano liga-ss 
ao ouvido íntm·no por urna pequena 
cadei a de ossos ( fig. ilil - 6) que té m 
o nome dos obj ectos com que se 
parecem e sao : o mm·tello, (fig. 
34- 1), a bigoma (fig. 34-~). o osso Fig. 34. 

enticular (fig. 34- 3) e o est?"ibo ( !ig. ;34. - 4
) . 

O martello está preso na membrana do tympano e o 
estrz.bo appoia- se n'uma parle do owvido interno cha
mada yúnella oval. 
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Esta cadeia de ossos LPm pot·Jim lrausmitlit·o::; sons 
.lo ouvido rnedio ao ouviclo interno e ao nwsmo Lempo 
distender mais ott menos a memiJrana do lympuuu. 

O ouvido iutenw está collocado n·uma regiao mui!o 
dura do os,;u temporal chamada rochedo. Uuanclo eslu
dasles a liyí'lo 2", flcastes sabcndo qne os duis ossos 
tcmpol·aes fnzcm parte do craneo. 

Os sons passam do ouvido medio para o interno po1· 
Jois orificiOs. Um, como já dissómos, é a jauella oval, u 
oulro é a janella redonda. 

É tao complicado o u·u\·ido interno que tem o nome de 
iabyrintlw. É nhi que vem ter o nen·o ac·ustico que trans
milte ao ccrcbt·o os sons que recche. 

Ha no ouvido interno urna cavidade chamada caracol. 
{lig. SS-8), por se parecer com a concha do animal ele 
que toma o nome. 

Olfato . É o sentido pelo qual avaliamos os od!lres. 1<~ u 
Hariz o orgau do olfato. 

Dos corpor; choi rosos deslacam- se partículas tao 
pequenas que os nossos olhos as nño podem \'er. 
Estas parliCtllas ontram velo nariz e nos dao a im
pressao do cheira ou odó?' dos corpos. 

lnLet·iot·menle é o nariz dividido em duas parles, 
al•rinrlo-se cada 11m a exteriormente por u m orificio chu
marlo unrina ou venta. 

~\s paredes internas das~ fossaR nasaes sao fQrmrlas 
pur u m a m cm brana e¡ u e te m o no me ele membrana pitui
tana, que é lisa no lado da divisüo, mas no lado opposto 
forma L!'es cal'luchos chamados .cornetos, dispostos como 
us taboas do urna p¡·atelcit'a, a(im de rrngmentm·em a 
superficie interna do nariz. 
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A membrana püuilal'ia secreta um liquido chamado 
muco ou catha?-ro, que serve para humedecer as fossas 
nasaes . 

O defluxo é devido á infJammayao da JJÜuitaria qne 
secreta nessa o cea si a o 
maior quantidade de muco . 

Chama-se nervo olfativo 
o nervo que communica 
ao cerebro a sensagao do 
cheiro. 

As fossas nasa es com
municam com o pharynge 

Fig. 8~ - (fig. 35). 
Gosto _ - O orgao do 

gosto ou paladar é a lingua, ou melhor, a parte supe
rior da lingua e principalmente a ponta e a base . 

A lingua é um musculo, preso por uma das extremi-

A Fig. 36. 

darles no maxillar inferior (fig. 22) e n'um pequeno osso 
chamado hym-de collocado pouco acima do larynge. 

A superficie da lingua é toda forrada por urna mem
brana mucosa e principalmente na ponta e na base ha 
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nella umas peguenas saliencías que tem o uome de papil
las (fig. ~6) . E nestas papHlas que vem ter os nervos 
chamados gustatzvos (36 N) . 

Cmno o nariz communica co1n a bóca, os cheiros, 
entrando pelo nariz, vem a ella tambcm . É por isso qu~ 
quando sentimos o cheiro de uma comida do que gos
tamos, ficamos, como se diz vulgarmente, com a boca 
chez"a d' agua. 

Os sabores salgados e acidos sao percebidos pela ponta 
da lingua e os am.argos 
pel a base. 

Tacto . - É pelo tacto 
que fazemos ideia dos 
corpos, da sua forma, 
peso, temperatura, dure
za, etc. 

b orgao do tacto é a 
pelle em geral e no ho

Fig. 37. 

mem, principalmente a extremidade dos dedos da mao. 
Na pelle ha duas camadas .il epiderma (fig. 37 E) e a 

derma (fig. 37 D), a primeira por cima da segunda. 
Na epidern<a nao .ha nervos nem vasos sanguíneos, é· 

o que se chama, vulgarmente, pelle. Nella só ha os ca
naes sudoríferos que conduzem para fóra do corpo o suór 
que é produzido pelas glandulas sudoriparas (fig. 3 7 - 3 ) 

si tu a das na derma. 
A derma vem abaixo da epiderma e é toda atravessada 

de pequenos vasos sanguíneos, é nella que estao implan
tados os pellos ou cabellos. A denna descanga sobre uma 
camada de gordura que forma no porco e em outros ani
m aes o que se chama toucinho. 
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lt na derma que vem Lér os nervus que LauLo nos 
fazem soffrer. 

Exe rci cio s de elo cuQao. 

- Quantos sao os nossos sentidos? 
- Qual é o orgao da vi sao? 
- Descr evei o ollio. 
- Qua l é o o r gao da aucli<;ao ? 
- Quae s sao as dilfe•·ente s pa•·tes do ouviJ.o e que ossos n e lle 

sr. e ncontram? 
Qual é a origem do olfato? 
Q u al é o nome da memb• a n a que fm-ra o nariz e que é a 

sédo do olfato? 
- Descrevei o orgao do paladar . 
- Qual é a parte do corpo do hmuem o n de o tacto se faz n1ais 

><entír? 
- O que é o tou cinho? 

Exercició de redacqao . . 
Escrevei sobre os prazer es que nos causa cada mn dos sentidos, 

sal ientando o '-lUe vos parecer 1nais impor tant e . 
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LH;AO I 7" 

MEUS 0!'1'0 ANNOS 

Oh! que saudade>-< que Lenho 
D'aurora da minha vida, 
Da minha infancia querida 
Que os annos nao Lrazem mai'"'! 
Que amor, que sonhos, qnc flo¡·es, 
N'aquellas tardes fagueiras 
A' sombra das banAneil·u"' 
Debaixo dos lat·anjaes. 

Como sao bellos os dias 
Do despontar da existencia! 
- Respira a alma innocencia 
Como perfumes fl fJór; 
O n1ar· é - lago sereno, 
O cóu - um manLo azulado, 
O mundo - um sonho dourado, 
A vida- um hymno de mnor! 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodic1 ! 
N'aquclla doce alegria, 
N'aquelle ingenuo folgar! 
O céu bordado de estrellas, 
A Lerra d 'aromas clteia, 
As ondas beijando a arcia 
E a Jua beijando o mar. 

l25 
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Oh! días da minha infancia! 
Oh! meu ceu de prinwvera! 
Que doce a vida nao era 
N'ossa risonha tnanha' 
Em vez das n1.aguas d'agora 
Eu Linha nessas delicias 
De 1ninha mae as caricias 
E beijos de minha irma! 

Livre filho das 1non:anhas, 
Eu ia bem salisfeito, 
Da camisa aborto o peito, 
- Pés descalcas, bragos m.l;,
Correndo pelas campinas 
A' roda das cachoeiras, 
Atraz das azas ligeiras 
Das borboletas azues ! 

N'aquelles tempos ditosos 
la colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brin cava á beira do mar; 
Resava ás Ave-Marias 
Achava o ceu sen1.pre lindo, 
Adormecía sorrindo, 
E despertava a cantar! 

Oh! que saudades que tenho 
D'aurora de minha vida 
Da minha infancia que rida 
Que os annos nao traze1n mais! 
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- Que amor, q u e sonhos, que fló res, 
N'aquellas tardes fagueiras 
A' son1bra das bananeiras 
Debaixo dos laranjaes . 

CASIMIRO DE ABREU. 

Exercicio de elocugao 

Que é aurora? 
E como diz o poeta : - D'au1·m·a de minha vida? ·
Que edade é essa do despontar da existencia? 
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Corno d.iz o poeta q u e n'essa edade se j ulga o mar, o céu, o 
mun d o, a vida? 

-. Que é mélodia? Ingenuo? A1·oma? 
Como póde a lua b eij ar o mar? 
Que é primaver a? 
Quaes sao as esta<;<oes do anno? 
Como era o viver do poeta, quan do na infancia? 
Porque adonnecia elle sorrinclo e clespertava a canta r ? 

Exercicio de redacQao 

Imaginai um o·apazinho de oito annos, {azendo o qu e diz o 
poeta que fazia n'essa edade; e desco·evei seu passeio . - Fazei 
consideracoes ácerca dos cuidados que deve ter, para evitm · os 
p erigos que se lhe apresentam. 
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LICAO 18" 

CLASSIFICAC;AO DOS A!';lMAES 

Sendo enorme, caros leitores, o numero dos animaes, 
l'oi mistct·, pma reconhecel-os, ·distribuil-os em gt·upos 
distinctos segundo sua fórma, orgaos e func.;:oes, ist.o ó, 
foi necessario fazer sua class1jicariio. 

Assirn, todos os animaes que existem, podom ser 

l•'•g. 38. 

cqllocados n'um dos soguintes ramo¡;; : o 
dos vertebrados e o dos invertebrados. 
Aquelles, os vet"tebrados, sao anim.a.es 
que tern ossos o nma espinha dorsal 
constituida pot· vertebras (fig . 38) ; -
esles, os invertebrados, sao os que nao 
ten1 os sos e, por tanto, tambero nao tero 

vertebras (flg. 39). · 
Ot·a, os anim.aes d'este ultimo ra1no sao ero tao grande 

numero e tao differ·entes uns dos outros que se pode'rn 
subdivitlir ero cinco grupos (fig. 40): 
1 . 0 protoz.om·ios (1) queuoroprehendc 
os nnimaes cujo corpo é consLi Lui
do por urna unica cellula (unicel
lnlares); 2. 0 ralh'ados que abrangc 

Fig. 39. 

os auimaes, cujo corpo é fonnado . de varias partes 
SC'mclhanles e rlispostas co1no raios, l?m·Linrlo do centro 

(1) PalavJ'a doriv-ada do gTego ; prolo +- zoar'ion = primeil~os anÍinaisinhos. 
islo é animaes ru.dimentaJ·os. 
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do corpo $" vermes, animaes em goral COJll[)QS~os de 
anneis e despi·ovidos de membros; 4. 0 artltrópodos (1), 
animaos annelaclos e providos da JnemlJ¡·os articulados; 
5 o molluscos, animaos de co1·po molle, nao articulauo, 

nadiol.arios) 
(pr·otozoal'io 

Ouri!:(o do ma1' 
(radiado) 

.Abelha (af"tllrvpodo) 
Fig. 40. 

saugucauga (verme) 

nem radiado e geralmente protegido por urna concha. 
Cada um cl'esses grupos divide-se cm classes; cada 

classe em ordens; cada ordem e m (mnzlias; as familias 
em generas e especies. 

:t.~ Ramo . : VERTEBRADOS 

Todos os vertebrados tem um esque.leto constituido 
de oss.os. Esso esqueleto varia do fól'lTta : nao é o do 
homem eom.o o do cavallo; o do cao differe do da gal
linha e mais ainda do da cobra; as cspinhas do peixc, 
COJnyuanto verdadeiros ossos, nao se assemclhmn de 

(1) Palavt•a derivada do g~·ego : artlaon +podo= pOs articulado:s. 
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todo aos dos animaes que vivom fóra d'agua. O que , 
porém, caracterisa os vertebrados, é que todos tem um 
cerebro ·e urna medulla espinhal situada na columna. 
vertebral; que todos elles possuem um corac;ao · muscu
loso; que seu sangue é vermolho ; e que seu carpo 
poderia ser dividido em duas parles latoraes seme. 
lhanles, si o cortassem no sentido do comprimenLo, é o 
quo se chama syste-ma büateral. 

Dividem-se os vertebrados em. cinco classes, que sao : 
os mammife~·os, as aves, os reptís, os batt·acios e os peixes . 

VERTEBRADOS 1." Qlasse - Mammiferos 

Os mammiferos sao assim chamados porque tem. mam
mas que dao o leite com que alimentam os filhos na 
edado tenra. 

Sao os animaes uuja organisac;ao é a mais perfeita. 
Tém o corpo coberto de pellos mais ou menos longos e 
mais ou menos unidos, e a esses pellos se dao diffe
renles nOlnes, taes como o de .picos no porco-espiJJ.ho e 
no ouric;o-cacheiro; cerdas no javali; la no carneiro ; 
erinas na regiao cervical do cavallo, etc. No entretanto, 
alguns mammiferos tem a pelle ·nua, e n'outros os pellos 
se acham ligados for·n1.ando bandas escamosas. 

Com excepc;ao das baleias, golphinhos, ,phocas e ou
tros que vivem immersos n'agua, todos os mammiferos 
té1n quatro me1nbros semelhantes uns aos outros e que 
servem para a locmnoc;ao, excepto o homem, que fica em 
pé no sentido vertical e tem os membros superiores 
differenles dos inferiores ou locomotores. 
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. Os mammiferos respiram por pulmoes, desde que 
nascem; Lem o sangue quente, e dao á luz filhos vivos, 
pelo que sao denominados vivíparos. Em todos elles, os 
membros terminam sempre por dedos diversamente 
conformados. Os que tem os dedos livres, moveis e 

Fig. 41. 

armados de unhas o u de garras, chamam-se ttngutculados; 
os que os tem envolvidos em um casco, como o ca vallo, 
por exemplo, tomam _ o nome de ungulados,· e aos que 
tem os dedos unidos em fórma de barbatanas, seme
lhantes ás dos peixes, dá-se o nome de ichthyoides. 

A classe dos mammiferos é dividida em muitas 
ordens .. Os animaes que pertencem á mesma ordem nao 
differem uns dos outros senao por certas particulari-
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eludes; 1nas cliiTet·em muito dos de oul.t'a ordem. Assim: 
o macaco, o morcego, o cao, o coelho, o ca\·allo, etc .. 
pertence cada um a urna ot·dein distincta, e nño se asse
melha aos outt·os se11ao no qne é com1num a todos o:,; 
mammiferos . 'tvlas entre os individuos da mesma o.rdem, 
algttns tem maior semelhan\~ a entre si, pelo que consti
tuem a mesma especie. Por exemplo : - (fig. 41) con
sideremos o macaco, o dio, o lobo e o urso. Pon:~ue 

todos elles tem os caracteres communs que apontámos 
nos ammifet·os, todos elles pertence1n a essa classe. 
Porém o macaco se alimenta principalmente de feucto¡;;, 
ao passo que a alimontagao principal' tlo dio, do Jobo e 
do urso é a oaene: - d'ahi, pertcnce o macaco a urna 
ordem; e o dio, o lobo e o ueso a outra, á dos oarnicci
ros. Mas ainda notamos que ha muita semelhanga entre 
o dío e o lobo, semelhanga que nao existe entt·e esses 
dois animaes e o urso : d'ahi, tan<bem, pertenoem o cao 
e o lobo a urna mes1na familia, e o urso a outL·a. 

As principaes ortlens de mammiferos que adeunte 
conhecereis, sao : 

1 .· Primalas (1) que comprehende os mammiferos que 
tem mao como o homem e o macaco ; 

2 .· Chirópteros (2) cu,jo caracter pl'incipal é ligagao 
dos dedos dos membros anteriores por UITta membrana, 
fazondo com que possam vom·, como o m01·cego; 

3." Carnivoros (3), que tilm os dentes caninos compt·i-

(1) Primalas - palavra deriva la do lalim primu.s = primeil·o, islo ó, 0!5 quo 
occupam o primciro logar. 

(2) Chi1·opteros - paiavra d e rivada do gr·ego : Che ir (milo} + pler·on (aza). 
{3) Garnivoro, comedor de car·oe. 
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dos e ponteagudos e os flentes molal'es armados de 
tubcrculos laccrantes, como o gato, o cachorro, etc ; 

4." Pinípedes (1), carnívoros marinhos que tem quatro 
dentes espalmados, mas annados de unhas como a 
phoca; 

5.• Roedores, que tem os dentes incisivos bastante com
pridos, solidos e de crescimento. continuo e nao té m 
dentes caninos, tae·s como o rat.o, o coelho, etc.; (os 
auimaes destas cinco ordens sao todos unguiculados); 

H. • Probosridos (2) animaes ungulados que temo nariz 
confundido con1. o labio superior n'u1n p1·olongamento 
chamada tt·ornba, tal como o elephante; 

7 .• Perissodáctylos (3) ungulados de numero impar de 
dedos em cada membro, como o cavallo, o rhino
ceronle, ele.; 

8." Artiodáctylos (4) ungulados de numew par de dedos 
em cada membt·o, corno o boi, o parco, etc.; 

9." Cetaceos, nlammifet·os aquaticos, de dentes todos 
eguaes e alguns desdentados, corno a baleia e o gol
phinho; 

1 O.• Desdentados, mammiferos terrestres que ou nao 
tem dentes ou os tern incornplelos, como o lalú, o tmnan
dná; 

(1) Pinípede.o:- palavra derh~ada do lalim ~ pinna (barbaLana) + pec/es (pé~). 
(::?;) Prohoscido - palavJ'a derivada do grego : proboskis tromba. 
P) Perissoddclylo - palavra d o l'ivada do g-rego : peris.r;os {impar) + dactytos 

(dédo}, i~lo é~ d Bdos {1 111 numero impar. 
_ (4) ArUíJdáctylo, palavt~a derivada do gt•ego : artios .(par) + dactylos (dCdo) 
1eLo é, dt!dos 3tn numero par. 

8 
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11 ." Mar.<mpiaes (1), n1ammiferos que possuem uma 
bolsa ventral, onde as ferneas alojam os filhos durante 
os primeiros mezes que se segue1n ao nascimento , 
como o gamba e o kangurú; 

12 ." Monotrémos (2), mammiferos que póem ovos e que 
tem bico chato, como o ornithorinco. 

VERTEBRADOS - 2•. classe -Aves 

As aves constituem a segunda classe dos vertebrados, 
e facilmente se reconhecem pelas pennas que lhes co

brem o corpo, e pel_as azas que lhes 
serve1n para voar. 

No esqueleto das aves, em todos 
quasi sompre o mesmo, os dilferentes 
ossos correspondem aos dos ·mmn
miferos, mas nao tema mesma fórma . 

A co.be¡;;,a é pequena; a mandíbula e 
os maxillares desprovidos (fig. 42) de 
dentes, alongam-se para formar úm 
bico de substancia córnea; o pescogo 
é longo e composto de vertebras muito 
moveis; o esterno é la rg·o e offerece 
uma notavel proeininencia extet·io r 

Fig. 42. chamada carena. E' sobre o 
nos angulos da carena, que se 

rem musculos muito fortes destinados a mover as 
os pés sómente servem para andar ou pousa1· . 

(1) Marsupiaes, palavra derivada do grcgo : lflarsipos = bolsa. 
(2) !tlonotré1lW- palavra derivada do gl'ego ; nUJnos (um) + trenta (orificio). 
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As aves possuem tres estomagas : o papo, ande os 

Fig. 43. 

alimentos amol.lecmn; o ventriculo e a 
moéla, cércada de 11m musculo pode
roso que, contrahindo-se, tritura os 
graos engolidos (flg. 43) . Ellas ros
pirmn como nós, porém. o ar lhes 
aLravessa os pulm.oes e espalha-se 
pelo carpo, o que !hes diminue o peso, 
para favorecer o vóo. 

Como sabeis, as aves poem ovos 
de que sahem os filhos, pelo qne se 
denominam ' animaes ovipwros . Du
rante algum Lempo, maior ou 1nenor 
conform.e as especies, a ave choca 
esses ovos, isto é, aquece-os com. o 

calor do carpo permaneccndo sobre elles, até que o 
germen se transforme mn ave 
cl 'essa mesma especie. 

As differentes ordens de 
aves se distinguem urnas das 
outras, principalmente pelo 
bi co e pelos pés . 

Estas ordens sao : 1 . o as 
aves de rapina, que se aÍimen
Lam de carne e Lem as unhas 
e o bico for les, é recurva
dos, como o abutre (fig. 44), 
p or exemplo; 2. 0 os passaros, 
cuj o bico é recto e as u nhas Fig. 44. · 

fr acas, como o canario 
(fig . 45), o betja-flor, etc.; S. 0 as tt·epadot·as, que tém doi s 
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dedos para dianle e dois para traz, alim. de podere1n tre
pat· nos r¡¡mos, como os tucanos (fig. 46), as araras, etc. 

Fig. 48. 

Fig. 47. 

Fig. 51. 

_,_-...,_~~~;/~· 4." As gau~·naceas, de que é lypo a 
t•ig. 

49
. gallinha (lig. 47) que tao bem. conhe

ceis, as quaes algumas vezes Lem 
os pés guarnecidos de penn as e entre os dedos un1a 
membrana rudimentar; 5." as cohunMnas cujo bico é fraco 
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na base e Lem. quatro dedos livres, como os pmnbos 
(tig. 48); o.• as pernaltas, que nem todas tem os pés 
membranosos, mas os tem sempre compridos e sem 
penuas; bico longo e forte, como a sm·acura, a cegonha 
~fig. 49), etc.; 7." os palmtpedes, que tém os dedos 
reunidos por urna larga membrana (fig. 50) o que lhes 
pennilte nadar muito, taes como o pellicano, o pato; 
8." as corredoras, aves de esterno chato, sem carena e 
cujas azas sao improprias para o vóo, como a ema, a 
avestruz, etc. (fig. 51) . 

VERTEBRADOS - 3. • classe - Reptis 

Os reptís devem seu nome ao facto de se arrasta1·em 
pelo chao. 

Alguns d"elles tém membros de locomoQao, desde que 

nascem, outros sómente depois é que chegam a possuil
os; outros, emfim, nao os·tem nunca. 

8 
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Dividem-se em quatro ordens (fig. 52) : os chetom·os, 
por exemplo as lar tarugas; os saut·ios, de que é typo o 
lagarto; os opMdios, taes como as cobras e os hydro-saunos 
como o jacaré . 

VERTEBRADOS- 4.~ classe - Bactrachios 

Sao animaes amphibios, isto é, que vivem ora na agua 

Fig. 53. 

ora em terra . Tem a pelle nua e 
quatro membros Lerminados por 
dedos sem unhas. O que os torna 
dignos de men~ao sao as suas me
tarnorplwses que mais larde estuda

reis. A esta classe pertencem o sapo, a rii, a salaman
dra, etc. (fig. 53). 

VERTEBRADOS- 5. • classe- Peixes 

Os peixes, e isto nao ignorais, sómente dentro d'agua 
poclem viver, pois tambem sómente podem r espirar o ar 
clissolviclo na agua : o que fa,. 
zem pelas guelras, ou brancltias, 
que lh,.es servem ele pulmoes e 

Fig . 54. l~'ig. 55. 

ese achamdisposLas aos lados da cabe4.1a. Fóra de seu 
e:.3mento natural morrem aspltyxiados. Conforme os 
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ossos do esquele~o sao espinhas duras, ou sómente car
tilagens, dividem-se os peixes em ósseos, como por 
exemplo a tainha (fig. 54); e cartilaginosos, tal como a 
arraia (fig. 55). 

2." Ramo- INVERTEBRADOS 

1. 0 Grupo dos Inve?·tebrados: MOLLUSCOS 

Os molluscos sao animaes de symetria bilateral de 
carpo molle sem Jórma definida, e cuja pelle segrega, erri. 

Fíg. 56. 

alguns d'elles, urna substancia calcál·ea que se torna em 
concha protectorado animal. Elles tem um apparelho di
gestivo pouco apparente; sua circulagao é incompleta e a 
rcspira\;aO se faz por meio de branchias. Ha, entretanto, 
molluscos pulmonados, isto é . que resp.iram por meio 
de pulm5es, como os caramujos das hortas. Vivero quasi 
sempre n'agua e raros sao os terrestres, com.o o caracol. 

Dividem-se os molluscos : em nús, quando nao tém 
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concha, como o polvo (fig. 56- 1), por exemplo, unival
vos, quando tem uma concha, como o caramujo (fig. 56-2); 

e bt"valvos si tem duas, como a ostra (fig. 56- 3). 

2. 0 Gt-1.1.po dos Invertebrados : ARTHRÚPODOS 

Os arthrópodos sao animaes de symetria bilateral, 
que tem o carpo formado de anneis, protegidos por um 

F1g. 57. 

esqueleto externo e as pa
tas compostas de um cerLo 
numero de articulas. 

Dividem-se em quat1·o 
grandes classes : tnsectos, 
arachnideos, myriapodos, e 
crustaceos. 

Os insectos sao aereos, 
temo corpo dividido em tres 

regwes e possuem tres pares de patas, como a borboleta 
(fig. 57) a abelha, etc.; os arachnideos, sao tatnbem 
aereos, mas o corpo é dividido sómente em. duas parles 
e tem quatro pares de patas como as aranhas; os myriá
podos sao formados de grande numero de segmentos 
articulados; exceptuando a cabe~;a, todos os articulas 
sao eguaes e em cada um tem um ou dois pares de patas, 
como a lacraia; os crustaceos sao aquaticos, e por isso 
os unicos arthrópodos que respiram por branchias; a 
esta classe pertencen1 o camarao e o caranguej_o. 

3. 0 Gt-upo dos invertebrados : VERMES 

Os vermes sao tambem animaes de symetria bilateral 
e de corpo formado de anneis, mas nao tém mernbros 
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articulados. Uns Lér:n o corpo cylindrico, como a lombr·i_qa, 
onlros chatos, como a solitan·a (tenia). Al¡;1;uns sao pa¡-a-
sitas do homern e · -". 

Fig. 58. 

de ouLros unim.aes , 
outros sao livres 
como a tninhoca 
(tig. 5~)- Nao tem 
orgao respiratorio, a respiracao se faz pela pelle, é o 
que se chatna respzrar;ao c·utanea. 

4. 0 Grupo dos bwe>·tebrados : RADIADOS 

Como j á sabeis sao animaes de symetria ·rad2ada. 1'\ao 
tém apparelho respiratorio espe
cial'. Dividem-se em dous sub-gru
pos : eclúnodennas ( 1) e ce/entera
dos (2). 

Os echinodermas tém o esqueleto 
externo calcareo, revestido de 

j 

Fig. 50. 

espi culns e s ao geralm onte formados de cinco ¡·aios. 

{1 JCchinoderma ; do ~p·cgo : echlnos (c.spinbo) + dcrma (p e lle) . 
(2) Cf'lPnleratlos ; du grego koilon (concavo ) -f- e nu,·on {inte:s1ino ) . 



142 QUARTO LIVRO DE LElTURA 

Alguns sao globulosos como os o1wir;os do mar, outros 
sao achatados como as estrellas do mm· (fig. 59-1 ). 

Os celente:r·ados nas suas formas mais simples lem
bram um sacco de parede dupla. Pela unica abertura 
que t€nn entram os alimentos. O interior r e presenta urna 
grande cavidade digestiva . As paredes do corpo ou sao 
completas ou communicam com o exterior· por 1neio de 
pequenos canaes chamados póros, co1no nas esponjas. 
Alguns c;ao livres como as medusas (fig. 59- 2), outros 
fixos, como as a.nemonas (.fig. 59- 3), outros vivcm em colo
nias, que ás vezes se ramificam como os ra1nos de urna 
arvore, taes sao os coraes e por isso sao chamados 
zoopldtos (3), isto é, animaes com a forma de planta. 

5• Grupo dos lnve1·tebrados : PROTOZOARIOS. 

Os protozoarios sao anilnaes microscopicos e unicellu
lares, isLo é, compostos de urna unica cellula. Sao os 
menores e os mais simple s dos animaes. Nao tem orgaos 
e entretanto alimentam-se, movem-se e sao sensiveis 
(fig. 40). Quasi todos sao aquaticos; urna pequen a 
classe no emtanto, é parasita dos anirnaes, produzindo 
molestias, taes como o impaludismo e a molestia do 
somno. 

Exercicio de elocuQáO 

- Fazei a divisao e subdívisao dos anirnaes e justificai essa 
divisao. 

- Que sao anirnaes vertebrados e co1no se dividen<? 

3. Zoophito; do grego · zoon (animal ) -t· phyton (planta). 
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Dizei o que souberdes ácerca dos n1ammiferos. 
Falai a respeito das aves. 
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Dizei o que souberdes dos reptis dos b&.ctrachios e dos 
pehes. 

- Falai do 1 o, do 2o, do 3°, do(¡_ o e do 5° grupo dos animaes 
in vertebrados. 

- Qüal deve ser o nosso procedimento con1 relac;ao aos irracio
naes e porque'? 

- E que é que justifica o facto de 1natal-os para nosso sus
tento? 

Exercicio de redacvao 

ConfroHtai todos os animaes e demonst•·ai, como puderdes, a 
supm·ioridade do homern . 

• 
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LICAO 19" 

VELH!CE E MOGIDADE 

Eu levo á sepultura, uns após outros 
A donzella gentil, o velho enfermo ' 
E o mancebo que folga. desca.nt;;ado 

A' so m br~ da ventura. 

*** 

« Minha filha, mais depressa, 
:Mai:e depressa um pouco andemos, 
E da aurora que desponta 
Saudavel frescor gozemos 1 

« Senta-me em baixo do chorao, que dobra 
A verde rama sobre a campa nt.a 
De um ser de peito bom, de roslo bello, 
Que foi minha mulher, que foi mae tua! 

O sol nascendo apenas, vem p:ilneiro 
Seus raios n'essa campa dardejar, 
E á caneada velhice é bem fagueiro 
Esses restos da vida desfructar. >> 

Um cego e triste velho que tremía 
A ' forca dos invernas que passaram, 
A' filha nova e bella, ass1m d1zia, 
A' filha que os amores cubicaram. 

E tinha o velho pai nos hombros d'ella 
A mao crestada e morta e já rugosa, 
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Ji; ella ao pai, sollicita, extremosa, 
Guiava como um anjo e alva e bella . 

« Nem sempre o que ora ves teu pai tem sido, 
Oh, filha da minh'alma, oh, meu thesouro ¡; 
Tambem um tempo foi que entretecido 
Ti ve o fio vital de seda e" d'our0! 

" Tambem meus oJhos se espraiaram longe 
Pela vasta extensao d'estat3 campinas; 

Tambem segui a tortuosa veía 
D'esta linda corrente que se perde 

Além, por entre penhas; 
E a esmeraldina cór·, de que se aneia 
A relva d 'estes prados, d'estas brenhas, 
Meus olhosjuvenís encheu de gozo, 
Que agora os olhos teus tambem recreia! 
« E que praze¡· tao grande! o sol nascia 

N'um mar de luz brilhantc! 
Levantava-se ·mais, brilhava, ardia, 

No prado verdejante, 
Na fonte e na deveza; 
E o mundo e a natureza 
De puro amor enchia! 

Destoucavam-se os montes de neblina 
Que meiga e adelgagada 

Pendía, como um ven de gaza fina, 
Da celeste morada, 

Quando n'um 1nar formoso o sol nascia! 

" O mundo era en tao luz, -hojeé só trevas! 
O ceu de puro azul vía tingido, 

14.5 



146 QUARTO LlVRO DE LEtTURA 

Via a tei·ra decores adornada, 
E na immensa extensao d'agna salgada 
Via a esteira de luz do sol luzido! 

« Breve as horas passei de ser ditoso 
Aqui, n'este lugar, ledo escutando 
Tao amavel tua mae, tao carinhosa, 
Qu'instantes curtos me teceu falando t 

<< Hoje existo sómente porque existes, 
Desfructo outro viver que nao vivia, 
Quando escutam-te a voz os meus ouvidos, 
Como sons de celeste melodía. 

« Oh! fala, fala sempre. - E' doce ao velho 
Sons d'argentina voz, que as fibras todas 
Do semivivo coracao abalam, 

Como d'uma harpa antiga 
As deslembradas cordas, 
Que á mao experta e amiga 

Do trovador, n'um canto alegre estalam. 

« E' doce ao solitario a voz de um anjo 
Na sua solidao; 

E ao velho pai a voz da casta filha, 
Que fa la a o coracao. 

« E' doce, qual perfume matutino, 
Que a flór exhala, 

Que pelo peito da mulher amante 
S'interna e cala; 
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« E' doce, como a luz que se derrama 
Pela face do mar 

Quando brando luar, da noite amigo, 
Vem n'elle se espelhar. 

« Fala, bem sei que amarga é tua vida, 
Que amargo é teu penar; 

No silencio da noite tenho ouvido 
Teu peito a solugar! 

« Oh! fa la! tu bem ves que, se a tormenta 
Tetrica sóa, 

Ao ninho de seus pais o passarinho 
Rapido vó~1. » 

- Oh, meu pai, como eu quizera 
JVIeus pezares te esconder; 
Mas tua filha, coi tada, 
Em breve tem de moner! 

- Sinto que alento me falta, 
Que longe foge de mi m; 
Sinto minha alma rasgar-se 
Por te deixar só assim; 

1\'leu bom pai, como está .breve 
Da tua filha o triste fim l 
-·Alta noite, ouvi em sonhos 
A chamar-me um serafiln; 
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Tinha alegria no rosto, 
Mas chorava Robre mim; 
l'vleu bom pai, como está breve 
Da tua filha o triste fim! 

- E tu ... cá ficas sózinho, 
E tu ... cá ficas sern mim! 
Oh! que n'aima só me pesa 
Por te deixar só assim; 
Meu bog¡. pai, que é já chegado 
Da tua filha o triste fim!-

E o velho, baixo falando, 
Tristemente assim dizia: 
<< Já fui feliz, já fui novo, 
Já fui cheio de alegria! · 

<< Eu tive pais extretnosos, 
Irmaos que m'idolatraram, 
Eu tive castos an1ores 
Que antes de mün se acabaram! 

« En tive tantos no mundo 
Quantos se póde chorar : 
Perdí todos, tudo; ai ! triste, 
Só eu nao pude acabar ! 

« Ao sopro da desventura 
Só eu me nao abalei, 
Que a todos - novos e velhos
A' campa todos levei! 
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<< Minha filha me resta va! 
Eu já fantasma impotente, 
Sobre os torr6es tropegava 
Da cova aberta recente! 

(( Anjo de amor e bondade, 
Porque me deixaste assim?! 
Tu morta, e na sepultura 
Que etl tinha aberto p'ra mi m! 

' 
<< Deus, senhor, quanto foi longo 
O vaso em que fel traguei ! 
Findo ojulguei; restam fezes; 
As fezes esgotarei . » 

E sobre rosea face, ora amarel la, 
A aurora s empre bella radiava, 
E o .pai, anciao que a dór rasgava, 
Cingia ao corpo seu o corpo d'ella. 

Nem pranto nos seus olhos borbulhava, 
E nem nos labios seus a dór gemia, 
E sua ahna, qual vaso em calmaria, 
Entre vida e morrer n'tun ponto estava. 

O beijo pate1·nal, por fim, estampa 
Na filha, que prazeres só lhe dera; 
E filha e pensamento - alguem dissera 
Ter juntos s epultado a mesma campa! 

Nos. céus nao tens, senhor, basta~ tes anjos, 
Porque os venhas assim buscar á Lerra? 
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Brilhe a virtude, quando reina o crime, 
O crime impune e vil, que ás ton Las erra! 

A . GONQALVES DIAS . 

Exercicio de elocuQa o 

Como fa1ava o velho de que trata o poeta e a quetn? 
De que modo caminhava elle? 
Como pintou a sua fi lha a mocidade de que já gozát·a? 

- Porque diria elle que o mundo era en tao luz e en tao sómente 
trevas? 

- Que significam as palavras : lédo, fi.b•·as, sernivivo, deslern
brados, e cá.sta quando adjectivo? 

E que significará casta, quando substantivo? 
- Que en ten deis pela expressao : voz ar·gentina? 
- Que 6 que o velho, co1n tanta insistencia, pedia á_filha e 

porqne? 
- Que l he responde u a filha? 
- E que foi que succedeu á 1nó<;a, depois que expóz ao pai 

set> proprio soffrimento? 
- Que disse e que fez o pai de¡¡ois d'isso? 
- Que sentimentos nos devem inspirar wna dór tal qual a 

d'esse pobre velho? 

Exercicio de reda cQa o 

J<'azei, por palam·as vossas, a nart·a9ao feita pelo poeta e ac
crescenta< as consider·w;:oes que vos f"orern inspiradas pelos vossos 
sentirnentos. 
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L I(:AO 2o· 

MAMMIFEROS 

PRIMATAS. - CHIROPTEROS. CARNIVOROS. 

O homem é.o unico animal que se mantem normal
mente em posi~ao vertical. E' o unico primala que tem 
duas maos, e cujos pés nao sendo apprehensores. como 
nos simios (macacos) servem unicamente para a marcha. 

Fig. 60. 

O homem. é superior aos outros animaes porquant0 
é dotado de raúío e de linguagem articulada . Analomi
camente distingue-se ainda por muitos caracteres, taes 
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como o volume e a forma do ct·nneo, as proporgoes da 
face em relagao ao mesmo craneo, e le. 

Comquanto os homens, pelos caracte res essenciaes 
de sua organisagao, se assmnelham uns aos outros, to
davía apresentam grandes differenQaS relativamente á 
cór da pelle, aos tragos physionomicos e ás proporgoes 
das divers as partes do corpo . 

Por i s so os naturalistas dividem a especie humana em 
ragas, das quaes as mais notaveis sao : á Ta¡;a caucasea 
ou branca (fig . 6Q-•) , a ra¡;a mongolica ou amarella(60-~). 
e a rar;a etMopica ou negm (6Q-3). 

A raga branca occupa toda a Europa, a Asia occiden
tal até o rio Ganges, e a parte m ais septentrional da 
Africa. A amarella e stende-se pela Asia alé m do Gan 
ges, p elo Japao, por diversas ilhas da Oceania, e, com 
algumas modifica~;.oes cat·acteristicas, pela cosla occi
dental da America. A negra habita a Africa e, tambem 
co1n accentuadas modificagoes, a Australia e muitas 
ilhas da Oceania. 

A inaior parte dos naturalistas nao consideram os 
indígenas da America como - per·tencendo a urna d'essas 
grandes ragas. Comtudo alguns d 'esses indige:r;as tem 
grande analogia com as ragas mongolicas da Asia; e 
outros s e approximam um pouco dos habitantes da Eu
ropa. E m geral, elle s sao no taveis por sua pelle ver
melha, pela pouca ou nenhuma barba e pelos cabellos 
longos, negros e luzidios. 

D e todos os mammiferos sao ós macacos os que mais 
se approxim.am do homem, p ela conformagao, princi
palmente o gorilla , o chimpanzé, e o m·ango- otango que 
por isso sao chamados anthropoides . No emtanto, d'elle 
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rouito se distinguem : seu craneo é menor e a face rnais 
alongada (é o que se chama prognatz"smo (f); alem disto, 

Fig. 61. l'>g' . 62. 

Fig. 63 . 

os macacos carninhan• o¡·dinariamenle apoiando-se so
bre as quatro patas, e tem pés apprehensores. E' por esta 
razao que sao denominados quadru.manos. 

(1) Prognatismo =maxillas pt>ocminenl t> s . 

9. 
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Os maqacos habilam a Africa, a Asia, a America e a 
Oceanía. Na Europa , urna especie apenas se encontra, 
nos rochedos de Gibraltar, ao sul da Hespanha. Os 
maiores macacos sao: O orango-olango (fig. 61) que se 
acha na Oceania de altura ás vezes superior a dois me
tros, vive em chocas por elle 1nesmo construidas para 
sua familia; ochimpanzé(62)quehabiLaaAsia e a Africa, 
e é ain.da mais intelligente que o orango-otango; o gorilla 
(o3), que se nao encontra senao na Africa, é o mais forle 
e o mais perigoso dos macacos; o mandril (64), originario 

Fig. 65. 

de Guiné é muito singu
lar pelas bochechas azues 
e pelo nariz vermelho, é 
um animal abominavel 
tanto pelo apparencia 
como pelo caracter. 

Os macacos que exis
tem no Brasil sao muito 1nenores que os do antigo con
tinente, nao ultrapassando 65- centimetros de compri
mento, nao contando a canda, que é maior que o corpo 
do animal. Sao elles menos malignos e menos indoma
veis que os das outras partes do mundo; e, mn algumas 
especies, a canda é apprehensora e com ella abracam 
os ramos das arvores, para se suspenderem ou balan
carero . Estes tem o nome de sapaju,s ou saitaias. Os 
salcis e os saguins sao outras especies menores. 

Os chiropteros, de que os morcegos (fig. 65) constituem 
um genero, sao caracterisados por urna membrana del
gada que se es lende enlre os membros anteriores e pos
teriores, assim como entre os dedos muito alongados, 
simulando grandes azas dispostas para o vóo . · 



QUARTO LlVRO DE LEITURA 155 

Occultam~se os morcegos durante o dia, mas á noite 
sahem para buscar alimento. As especies pequenas vi
vem de fructas e insec
tos, e as grandes accom
mettem os animaes _ de que 
sugam o sangue. 

Os insectivo.ros sao pe
quenas animaes carnívo
ros que vivem quasi de 
insectos. Possuem as tres 
especies de dentes, e as 

Fig. 66. 

coróa¡¡; dos mollares terminam em ponta e nao em 

Fig_ 67. 

tuberculos. 
As principaes especies 

d'esta ordem sao : os ouri
{:os, (fig. 66) que tem o carpo 
revestido de picos, e a pelle 
do dorso com muflculos tao 
forles que, dobrando o ani

mal a cabega e os pés sobre o ventre, fica tal qual urna 
bóla munida de espinhos 
impedindo que seja o 
ourigo atacado por ou
tros animaes; os musa
ranhos ou murganhos, cujo 
aspecto e dimensao sao 
os de (fig . 67) um rato, 
com o carpo coberto de 

Fig. 68. 

pellos e os . flancos armados de cerdas rijas, d'entre as 
quaes transuda u m humor odorífero; - e as toupeiras 
(tig. 68), animaes subterraneos, cujo carpo é revestido 
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de pello negro e macio, focinho movel, as patas an

Fig. 69. 

teriores armadas de unhas 
fortes e chatas, proprias 
para escavar a terra e os 
olhos lao pequenos que nao 
facilmen te se percebem, ha
vendo urna especie que é 
inteiramen te cega. Vivem 
em. galerias subterraneas, 
por ollas mes1nas escavadas. 

Os cat·nivo1·os, como sabeis, vivem essencialmente de 
materias ani1naes e com
prehend.em duas sub-or
dens : a dos plantigt·ados 
e a dos digitígrados. 

O s plan ti grados sao as
si m chamados porque as
sentam completamente no 
sólo as plantas- dos pés, 
em cada u1n dos quaes F•g. 70 · 

se notam cinco dedos armados de unhas forles . 
Entre os plautigeados ·encontram-se os ut·.sos (fig. 691 

e os coatis (fig. 70), •sendo es les uHimos originarios da 
A1nerica. 

Os digitigrados sao os que sómente tocmn o solo com 
a ponla dos dedos, quando andam. Esta sub-ordem corn
prehende muiLas familias entre as quaes as das nuu·tas, 
dos caes, das hymw.s e dos gatos. 

Á familia das martas pertencem os anünaes que ten< 
o corpo mui.to alongado e os membros curtos, o que 
lhes-permitte introduzirem-se por passagens muito bai-
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xas e estreitas. Entre ellas se nolam as lontras (fig. 71), 
que vivem. nas 1nargens dos rios e das lagóas, e se nu
trem de peixe, e cuja pelle depois de preparada, perde 
urna camada de cerdas asperas e longas, e conserva 

Fig. 71. Fig. 72. 

os pellos, em geral arruivados, muito lisos e macios, que 
imitam o melhor velludo; - o fut·iio (fig. 72), inimigo 
capital dos coelho¡:¡, e de que se utilisam os cagado res 
para os apanhar nas tocas; a fuinlta (fig. 73), que de-

=~lii~~ 
Fig. 73. Fig. 74. Fig. í;). 

vasta os gallinhei ros se n'elles consegue entrar; a foeta 
(fig. 74)., qne exhala cheiro nauseabundo; a marta (fig. 75) 
propriam¡¡¡nte diLa, cujo pello é macio, e3pesso e bri
lhanle, de accentuada cór pat·da nas costas e amarellada 
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aos lados e no venLt·e; a zibelina (flg. 76), sem.elhante 
á ntarta, 1nas ele pello m.ais fino e m.ais sedoso; e o 
arminho (fig. 77), que no inveeno tem o pello excessi
vamente alvo e a ponta da caucla muilo n e g1' a. Cosidas, 

untas ás oulras , 
as p elles do ar
minho sao ele um 
esplendido effei
to, p r i n e i p a 1-
men te quanclo, 

Fig. 76. com. a superficie Fig . 77· 

branca contrastam as pontas da cauda, clispostas ar¡ui e 
alli. A industda conseguiu obter approximadamente o 
mesmo effeito por meio ele tecidos. 

A familia dos caes comprehende os cligüigrados que 
H\rn o focinho alongaclo, e truñcaclo, a l.ingua macia, o 

olfato apura
dissin1o, e cin
co dedos nos 
pés anteriores 
e quatro nos 
posteriores, to
dos annados 
de unhas muito 
fortes. A esta 

Fig. 78. !'anülia perten-
cem : 1 . • os caes 

propriamente ditos, os quaes tem sempre a ca,uda 
levantada, pelo menos na extretnidacle infet'ior, e de 
que ha varias ra{las, desde o Terra-nova (fig 78 - '), 
urna das maiores, até o King-Charles (fig . 78 - 2), dos 
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menores; os lobos, muito similhantes aos caes de pastor, 
dos quaes se distinguern em trazerem a cauda pendente, 
e coro quanto h abitualmente tímidos, comtudo (fig . 79), 
quando no inverno nao 
acham: presa nos campos, 
reunem-se a outros em 
grandes grupos, ou alcaléas, 
e atacam os viajantes, o 
gado e as aldeias ; o chacal, 
ou lobo dou1·ado, menor e 
mais franzino que o lobo, 
e que caga, coro muita habi
lidade e notaveis ardís, os 

Fig. 79. 

animaes pequenos; o cachorro do mallo, que provavel
mente conheceis; e a raposa (fig. 80), finalmente, animal 
muito astucioso, que pacientemente espreita a occasiao 

Fig. 80. 

opportuna para penetrar 
n'um gallinheiro, mata Lo 
das as aves e as carrega 
para o matto onde, como em 
deposito, as esconde sob 
folhas ou n'algum buraco, 
mas sempre em lagares 
dífferentes. E' notavel o 
modo por que as rapozas 
cagam lebres e coelhos. 

Pat"a esse fim, reunem-se em numero de duas ou tres; 
e emquanto a cornpanheira ou as companheiras correm 
atraz da caga, ladrando como caes, um.a d 'ellas poe-se 
de espera no caminhó po!:, onde eleve vir a mesma caga 
e salta-lhe em cima no momento em que ella passa. 
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A familia das hyenas (fig. 81) forma a transi¡;;,ao da 
familia .dos caes para a dos gatos. A hyena tem os 
membros posteriores ou pernas mais curtos que os 

Fig. 81. 

anteriores e é muito 
feroz. Vive em an
tros que ella mes
roa abre na terra, 
e habita a Asia e 
principalmente a 
Africa. Nao achan
do presas vivas, 
cava a terra com 

as patas e desenterra cadaveres para seu alimento. 
Á familia dos gatos pertencem animaes digitígrados 

em geral ferozes e indqmaveis. Tem elles a cabega 

Fig. 82. 
' . 

arredon~ada, focinho curto (fig. 82), dentes caninos 
longos e agudissimos, lingua aspera, cinco dedos nos 
pés dianteiros e quatro nos posteriores, todos armados 
de unhas fortissimas ou garras, r.etracteis, isto é, 
garras que parecem se esconder na pelle quando está 
o animal em repouso. 
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.Os principaes representantes d'esta familia sao o 
leíio, o tigre, o leo
pardo, o jaguar, a 
panthera, a onra, 
o lynce e o gato. 

Pela for~a e im
ponencia, di z-se 
que o leiio (fig. 83) 
é o rei dos ani
maes ; se u rugido, 
que é sonoro e pro
fundo, leva ao 
longe o terror e 
faz tremer os ou Fig. 83. 

ros anirnaes. O leao cam.1nha sem ruido, como o galo; 
dá saltos Je 5 a 
6 n1etros, e ra
ra m en t e per
segue as presas: 
espera-as, quasi 
sempre _junto 
de urna fonte, 
l an gando -se
lhes em cima 
quando se che
gam proximo, 

Fig. 84. fazendo-~s em 
poslas. Os mo

vimentos d¡) juba e da cauda indicam fome ou cólera, 
e n'essc eslado, som hesitar, ataca o hon1em. 

A leva (fig. 84) é un1 pouco menor e nao tem juba, 
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mas é egualmente feroz e intrepida, principalrnente 

l<~ig. 87. 

quando tem 
filhos a de
fender~. 

O t(qre ( fig. 
85) vive nas 

~~~~~>- floi·estas e 
;:;:;;;~~S:::~c;c~,~ planicies da 

Fig. 85. 
Asia. Tendo 
o carpo mais 

comprido, mas as 
pernas mais curtas 
do que o leao, o 
tigre nao o teme 
na lucta, em que 
m.uilas vezes sahe 
vencedor. A pelle é 
fulvaerajada trans
versahnent.e de cór 

escura. 
O leopardo (fig. 86) é 

menor do que estes dois 
-qltimos anihlaes. Tem a 
pelle malhada ; rara
mente ataca o home m e 
só o fa z quando é provo
cado, ou quando é neces
sario abrir passagem. 

O ;aguar, ou tigre da America, e a onr;a parecem-se 
com .o leopardo, quanto á coloragao da pelle ; rnas, 
quanto ao tarnanho e ferocidade, parecern-se corn o tigre. 
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O lynce (fig. 87), de quasi um melro de comprimento 
e de cerca de meio metro de altura, é de cór verme
lho-escura nas costas, com manchas escuras irregulares, 
mais claras nos 
lados; seus olhos 
sao muito grandes 
e dotados de urna 
vista tao pene
trante, que se tor
nou proverbial. 

A .panthera (fig . Fig. ss. 
88); mosqueada na 
Asia e negra na America, é quasi tao feroz como o 
jaguar. 

O gato, de differentes tamanhos, é de diversas espe
cies, como o gato domestico, a ribetha da India, a gt'nesta 

que se encontn: na 
Hespanha, Portugal e 
Franga,e aciveta(fig. 89) 
o u gató de . algalia, que 
possúe 11a parte poste
rior do carpo urna es
pecie de bolsa ou sacco, 
onde existe urna subs-

Fig . 89. 
tancia untuosa de cheiro 

similh.ante ao do ahniscar. Os Hollandezes fazem com-
mercio d'este perfume : eriam os gl;l.tos em gaiolas; 
dao-lhes para alimento peixe, carne, passarinhos e 
arroz; e de cinco em cinco dias exprem8ln-lhe a bolsa 
para extrahir a substancia perfumosa. 
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Exercicio de elocuQao 

Que temo ho1nem de notavel com r ela<;;ao aos outros maln·
miferos? 

- Quantas e quaes sao as ra<;<as humanas? 
- Onde habita cada utna d 'ellas e quaes os ca1·acteres distinc-

tivos? 
- Quaes sao os animaes que mais se assetnelham ao hon1.e1n? 
- Dizei o que sabeis ácerca d'esses anünaes. 
-Que dizeis dos chiropteros? 
-Porque se dirá qne a pessoa que maltr ata outra, n1.as ao 

rnesmo tmnpo p1·ocur a mitigar a magoa que causa , é co-.na os rnor-· 
cégos? 

-- Que sabeis dos insectívoros? 
- Co1no se devidem os animaes carnívoros e porque é que as-

si 11.1. se denominam ? 
- Falai de cada urna d 'essas fanülias; fazei sua divisao em ge

ne ros ; e dizei algun1a cousa ácerca dos principaes individuos 
d'esses generas. 

Exercicio de redacQáO 

Escrevei a u ??'l. amigo, dú;endo- lhe que visitas tes o llfuseu N acio
?tal e dando-lhe noticia dos ani??'l.aes que aUi encontrastes e que 
n 'esta lit;ao acabcús de conhecer. 
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LI<_;Á.O 2I" 

O ASSASSINO 

Eil-o! seu rosto pallido se encava; 
Jncerto, rnais que os vóos d'um morcego, 
Seu andar, ora lento, ora apressado, 
Profunda agitagao revela aos olhos. 

Crespos os cenhos, enrugada afronte, 
Semclha luz de tocha morLuaria 
A luz que os olhos seus despedem torvos. 
Ha momentos em que seu rosto. fero 
De tal arte s'enruga e se transtorna, 
Que os seus proprios amigos lhe fugiram· 
E a propria mae ternera unil-o uo seio ! 
Quando os labios descerra, só murmura 
Phrases, cujo sentido nao se alcanga, 
O u blasphemias a Deus, que o soffre em vida! 
O que amou n'outro tempo, agora odeia : ~ 
Desproza o que estimou; evita, foge 
Quanto afanoso procura va outr'ora; 
Receia a luz do sol, da noile as Lrevas, 
A voz do crüne, da innocencia o grito! 

A calera de Deus cahiu tremenda 
Sobre o seu peito e o coragao lhe opprime, 
De cuja interna chaga em jorros salta 
O sangue e a podridao : horrendo e feró, 

165 
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A víctima das furias do remorso, 
Terrivel e cobarde, e ao mes.tno Lempo 
Rebelde contra a mao, que o vexa e pune, 
Emquanto a Deus maldiz, blasphema, irrita, 
D'uma voz, d'uma sombra se amedronta. 

Nao pode supportar seus pensamentos 
A sós comsigo e aborrecendo os homens, 
De os vee e de os nao vee soffre martyrios. 
Na cidade, suspeita esposa, amigos, 
A mae e os filhos; - um terror, um pasmo, 
Cuja causa recondita se ignora, 
Na voz, no rosto e gesto o denunciam 
Como escravo do crime o u da miseria. 

No enno a propna voz o sobresalta! 
O som dos passos, du seu co1;po a sombra, 
Das fontes o correr por entre as pedras 
Da brisa o suspirar por entre as folhas, 
Quanto ve, quanto _ escuta o intimida, 

• Minaz lhe brada a natureza inteira, 
Soluca um nome, que lhe irrio;;a a coma 
E o frio de terror lh'immerge n'alma. 

O mar nas ondas crespas, que se enrolam, 
Batidas pelo acoite da procella, 
Troveja o ITLesmo nome; ~s vagas dizem-no, 
Quando passam, cuspindo lhe o semblante ; 
E Deus, o proprio Deus no espa9o o grava 
Nos fuzís que os relampagos centelham. 
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Tern pavor, quando sonha e quando vela. 
Deixando o leito ern seu suor banhado, 
No silencio da noite, -a horas mortas, 
Levanta-se rnedonho á voz do crime! 
Nas maos convulsas um punhal aperta 
E a lamina buida e os olhos torvos 
Agouroiro clarao despedem juntos. 
Soltando roncos sons con1 voz sumida 
Apalpa cauteloso as densas trevas, 
E vai. .. caminha . . . attende ... de repente 
Apunhala um fantasma!- solta um grito, 
Larga o punhal, convulso e arripiado! 
N'um fe rrete de sangue le seu fado, 
Um ferrete, que a dór nao desfaz nunca, 
Nem lava o pranto, nem consome o tmnpo. 
Miseravel, provando o fel da morte, 
Ante o passo medonho se horroriza.; 
Odeia o mundo que fugir nao pódc, 
Regeita a religi.ao que o nao consola, 
Odeia e teme a Deus, -teme a justiga 
De quem na fronte vil de fratricida 
Nódoa eterna gravou do crime infando. 

A. GONQALVES DIAS. 

Exercicio de elocugao 

- Como vos cliz o poeta que é o anclar do a·ssassino? 
- P o rque será assirn? 
-E como vos pinta o rosto do mesmo assassino? 
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-Que sentimentos inspira o assassino até á sua propria mae? 
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- Por suo. parte, con1o procede elle })ara com as ouü·as pes-
s e as, e porque? 

- Porque te1n medo de urna voz, de um.a sombra, co1no diz 0 

poeta? 
- Que lhe succede quando está só? E quando acompanhado? 
- Que ouve o assassino, por toda parte, no ruinot·ejar da fonte, 

no suspiro da brisa, nas ondas do mar, etc.? 
- Quando é que elle se anima a sahir, como e para que? 
- Q u e significatn as palavra : {é1·o, afancso, t1·emenda, minaz, 

buida, {e?-rete e frai>·icida '! 
-Como explicais a pl11'ase : - suspeita esposa, a1nigos, a mae, 

os fi,lhos'? 

E x e r c i cio d e r edac Qa O 

fnspi?·ando-vos nas palavras do poeta, desc1·evei a horrivel si
iuw;;Cio do homerr, que tem a desg1·ar;a de se to1·nar assassino. 
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LI<;ÁO 22" 

PINIPEDES - ROEDORES 

Os pinipedes tambem chamados amphibios tem os 
orgaos motores. appropriados para a n ·ata9ao, e a maior 
parte do lempo vivem nas aguas. Seus mombros sao cur
tos, estando os posteriores na direc9ao do comprimenlo 
do cot·po, for
mando urna es
pecie de barba
lana horisonlal 
fendida. Gom
prehcndem tres 
familias a das 
phocas, a dos 
trichegos, e a 
das otarias. 

A familia 
phoca (fig. 90) 

Fig. 90. 

é o typo d'esla ordem e sua especie principal é a plwca 
vitulina, chamada vulgarmente ciio do mar, commum 
no mar do Norte e no Baltico. 

Attinge ao comprimonlo de 1 a 2 metros, a cabe9a é 
arredondada, as orelhas nao tem j:>avilhao, os dentes 
caninos sao de forma ordinaria, os olhos grandes e 
bellos, Lem expressao ao mesmo tentpo fina, e doce O 
pello é um tanto rude, formado de cabellos chatos e col
lados ao corpo e a qne a agua nao adhere. 

10 
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Este animal é domesticavel e vive em sociedades nu
Inerosas; é o alimenlo principal dos habiLantes da 
Groenlanclia, a quetn fornece pelles e azeüe, malerias 
indispcnsaveis á existencia d'esses habitantes. Assim a 
ca9ada da phoca é a principal preoccupagao do Groen
landez, e o modo de melhor se apoderarem d'esscs ani
maos é o unico ensino que recebem de seus país. 

Os trichegos L€nn por principal representante o marso 

Fig. 91. 

(fig. 91) Lam-· 
bem chama
da e avallo 
man"nh.o e ele
phante man
nlw que pode 
Ler de 8 a 10 
metros de 
comprimen 
Lo e o peso 
de800a1.000 
kilog t<a m

Inas; e é arm.ado, nos maxillares superiores de dois 
dentes de cerca de 60 centímetros de comprimento e 
inclinados para baixo, dos quaes faz arma de ataque 
aos animaes que o perse.guem. 

As orelhas d'estes animaes sao tambero desprovidas 
de pavilhao. 

As otaridas tém. os ouvidos providos de um pequeno 
pavilhao e comprehendem a otaria jubada ou leiio mari
nho, os ursos marinhos, a otaria negra, etc. 

Os roedores tóm poe principal caracter a existencia 
do dous pares de incisivos, compridos e curvos, que 
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servem par;;t roer e nao teem caninos. A maior parLe 
dos roedores é constituida por animaes de pequenas di
mensoes e de costumes pacificas . Mulliplicam-se consi
deravelmente e os filhos nascem com a 
pella núa e os olhos fechados. 

A ordem dos roedores comprehende 
diversas familias e esses subdividem-se 
em varias familias . PerLencem a esta or
dem, entre outros, os seguinLes animaos : Fig. 92. 

Os esquilos. (fig. 92), lindos e espertos, 
que viven1, pela maior parte, sobre as arvores, nos 
troncos cava<;l.os em que fazem os ninhos; - e que se 
alimentam principalmente de graos e fructas. Alguns 
sao vermelhos, com o ventre branco; outros, pretos, 
outros, ainda, cinzentos; mas da pelle de todos elles so 

Fig. 93. 

utilisam as industrias 
para fazer pelligas, enfei
tes, etc. 

Quanclo preso em gaio
la, o esquilo acceiLa facil
mente qualquer alimento, 
principalmente assucar; 
nn emLanLo as antencloas 
amargas lhe fazem mal, 
por menor que seja a 
porgao de acid~ prussico 
que ellas conLenham. 

O esquilo voador (fig. 93), que é m.uito commum. nas 
flores Las da Siberia, nao vóa como o morcégo; mas é 
munido de urna pelle que lhe corre ao longo do corpo 
ilgada aos membros anteriores e aos posteriores e lhe 
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serve de pára-queda, facilitando-lhe o salto ele urna ar
vore para outra. 

A marmota (flg. 94) é mais ou menos do tamanho da 

Fig. 94. 

lebre, mas o corpo é 
pesado, a cabeca acha
tada na parte superior, 
e o pello é de um cin
zenlo amarellado. 

Vive este animal nos 
Alpes e nos Pyreneus, 
alünentando-se de raizes 
e folhas de plantas, com 
que forra "tambem e 
muito cuidadosamente a 
tóca, onde se coneerva 
durante o inverno, sem 

comer nada e n'um estado de entorpecimento que mui
tas vezes se prolonga por rnais ele seis mezes, o que se 
eh ama .hiberna~iio. 

Os ratos (fig. 95), 
faz.em parte da fami
lia denominada dos 
mun"deos. Todos os 
animaes d'esta fa
milia sao de peque
nas dimensoes e ha
bitam nas galerías 

Fig. 95. 

de minas ou em huracos que abrem no sólo : ordinaria
mente buscam alimento durante a noite, alimento que 
consiste em graos e ruizes; alimentam-se tambero de 
n1aterias do reino animal, sendo por isso muitas vezes 
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prejudiciaes ao homem. Multiplicam-se de modo ex
traordinario esses nocivos animaes, pelo que se lhes 
faz guerra constante, empregando
se commummente, para extermi
nal-o's, venenos muito violentos. 
Cumpre, porém, que haja mui ta 
cautela na applicagao do veneno, 
para que nao seja este ingerido 
por outros animaes, ou nao mor
ram dentro das caixas d'agua os 

. ratos envenenados . 
O melhor recurso é incontosta-

velmente o gato . Fig. oo. 
Os gerbos (fig·. 96) possuem um 

systema dentario como o dos ratos, mais tétn os 
membros posteriores despropósitadamente maiores do 
que os anteriores, e por isso sao tambem apropria-

dos pR.ra o salto. 
Todos tem a cabega 
volumosa e achata
da anteriormente, e 
a cauda comprida e 
ramalhuda. Na 
R-ussia meridional 
existe uma especie 

1•ig. 97. de gerbo que pu la 
com tal velocidade, 

que uro cavallo, correndo, difficilmente o attinge. 
As lebres (fig. 97) sao urna raga cuja carne é muito 

apreciada e de cujo pello se fazem chapéus . Urna de suas 
especies, o coelho, que tao bem conheceis, multiplica-

lO. 
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se muilo e nao é raro que se tornmn nocivos aos lavra
dores, em certos paizes. 

Urna das mais nolaveis familias de roedores é a dos 
palmipedes, assirn chan~au...Js por terem os ind i-.;;icluos ciue 
a compi5em urna membrana natatoria entro os dedos dos 

Fig. 98. 

membros posteriores. A especie principal dos roedores 
palmipedes é a dos castores (fig. 98), muni::los de cauda 
larga, chata e escamosa que elles empregam á guisá de 
trólha. Estes animaes manifestam admiravel habilidadc 
na construc¡;ao de sua habitagao, em que lrabalham 
muitos d'elles em commum. Represam a agua de um rio 
por meio de estacas que cortmn com os dentes incisivos; 
ficam-nas no chao, e, servindo-se da cauda para rebocar 
com terra a estacada, formam assim um acude de gran
des dimensi5es. ~unto d'esse acude, a que os castores 
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dao inclina<;ao para o lado da corronte do rio, fazem 
ellos suas casas, cada urna das quaes tüm dois ou tres 
andares, en 'ella se accom
modam differonLes casaes; 
servindo o andar inferior, 
que fica em baixo d'agua, 
para n'elle se armazena
rem as provis5es do in
verno, que, em geral, 
consistem em cascas de 
differentes vegetaes. 

E' nesse andar que ficam as sahidas da casa, sempre 
em numero de duas, urna para o !arlo da. terra e outra 
para o da agua, pela qua! fogem os animaes quando se 
vem perseguidos. 

Poucas vezes se caca este animal com espingarda, 
porque, ao primeiro tiro, toda a colonia se poe cm 
fugida. Em gera l , m·mam-se la<;os, fazem - se armadi
lhas, para os apanhar ; mas nem sempre conseguem 
os ca<;adores apoderar-se dos castores, que se livram da 
prisao ou arrastam comsigo as armadi lhas. 

A pelle do castor, de urna cór escura e uniforme, é 
muito empregada pela chapellaria. 

O porco esp~nlw (fig. 99) tem o corpo munido de espi
nhos além das cerdas que o cobrem, O focinho é grosso, 
curto e troncado como o do porco; a bóca é armada de 
dois pares de incisivos muito cortantes, e de differentes 
molares de cor.óa chata . Os espinhos, que entram 
no corpo dos outros animaes que o atacam, produzin
do-lhes grande dór, - sao a arma de defesa d'esse 
a nimal. 
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O ouri~o-cacheú·o (fig. 100) é muito conhecido em toda 
a regiao costeira do Brazil. Erigado de espinhos, como 
é, diz-se que o onrico cachciro trepando ás goiabeiras e 

a l astrando o chao de 
goiabas espoja-se 
depois sobre ellas, 
as si m, atravcssa-as 
pelos espinho s e 
forma um cacho, de 
que vem ao animal 
o quatificativo de 
cacheú·o, e pode 
assim transportal-as 
para sua habitacao. 

A familia dos 
Fig. 100. 

cavldeos, tendo por 
typo o porqumho dtl India (fig. 101), pequeno animal que 
provavelmente conheceis, comprehende nao só essRs 
animaes, mas tambero as cotias, as capivaras, as pacas 

Fig. 10 1. 

e as preás~ todos pacifJ.t
cos ·e de carlle saborosa. 

A cotia(fig.102)depello 

Fig. lOlt. 

aspero, preto e amarello misturado, que atraz, no fim 
do dorso, apresenta um tom vermelho-amarelto, 
prefere as maltas seccas em logares elevados; leva a 
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maior parte do dia escondida no óco de algum tronco 
ou em cavidades de raizes, e ao anoitecer sáe á pr"ocura 
de alimento, que consta de todas as especies de fructos 
silvestres, mandioca e canna de assucar. 

A capivara (fig. 103) é o maior dos roedores na actua 
Jidade : chega a ter um metro de comprime~to e algu= 
mas vezes peso maior que cin
coenta kilogrammas. 

Frequenta as margens dos 
rios, lagos e brejos , ora em 
varas, que assim se denominam 
as reunioes de varios individuos 
d'essa especie; ora aos pares; 

Fig. 1\)3. 

e algumas vezes sózinha. Quando é perseguida atira-se 
á agua, nada, mergulha, buscando salvar-se de seu 
pet·seguidor. Nao temendo ser molestada, sabe entao 
para buscar alimento, que consiste em plantas aquaticas, 
casca de arvores novas e, si ha roga~ nas margens dos 
lagos ou dos rios, tan1bem rle arroz novo, milho, canna 
de assucar e m .elancias. 

Pelos estragos que causa e pelo sabor de sua carn!!l, 
fazem activa cagada á capi
vara. Do couro se faz calgado 
e principalmenle canos de 
botas de montar. 

A paca (fig. 104), em tama
Fig. lOJ . nho o segundo dos roedores. 

chegd a ter setenta centímetros de comprimento. E' de 
pello amarello-escuro, com listras branco-amarelladas 
no sentido do comprimento. Gosta de viver nas capoei
ras, isto é, nas mattas de arvores nao muito grossas 



178 QUARTO LIVRO DE LEITURA 

nem muito altas, 8 nas tócas que faz por baixo da raiz 
de alguma arvore; dorme durante o dia, e sae á no i te, 
por trilhas regularmente conservadas, á procura de ali
mento em algum milharal visinho ou junto dos riachos. 

Fig. 105 . 

Nada bem e defende-se, com os 
dentes, do homem e de caes que 
a persigam. 

A pt·eá se encontra principal
mente (fig. 105) em lugares hu
midas, em que haja moitas e 
maeégas; ella evita o interior 
das mattas e os-descampados . 

De manha cedo e á tarde depois do por do sol, sáe 
de seu esconderijo e buscaseu alimento, que é a grama. 

Cada um dos cabellos que constituem o pello da 
preá tem quatro córes successivas. a comeo;;.ar na pelle : 
branca, vermelha, amarella e preLa. 

Exercicio de . elocuQao 
Onde se encontram os ani1naes da ordmn dos pinipedes? 
Quaes sao seus caracteres? 
Coxno se divide1n elles? 
Quaes sáo os n~ais nota veis? 
Dizei o que sabeis a seu respeito. 
Que sao animaes roedores? 
Como se dividem? 
Falai dos esq-uilos. Da marmota. Dos ratos. 
Que t e m os gerbos de notavel? 
Dizei o que sabe is áce rca dos castores. 
Falai do parco espinho e do ourigo-caóheiro. 
Enumerai os individuos da familia dos ca videos e dizei o que 

sabeis a respeito de cada um d'elles . 

Exercicio de redacgao 
Esc1·evei ácerca dos anúnaes de que se trata n'esta h"gao. 
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O MAR 

Oceano terrivel, mar immenso 
De vagas procellosas que se enrolam 
Flóridas rebentando em branca espuma 

N'um e n 'oulro pólo, 
Emfim . .. emfim te vejo; emfim meus olhos 
Na inuomita cerviz tremulos cravo, 
E esse rugido ten sanhudo e forte 

Emfi1n medroso escuto! 

D'onde houveste, ó pelago revolto, 
Esse rugido teu? Em vao dos ventos 
Corre o insano pegao lascando os troncos, 

E de prqfundo abysmo 
Chamando á superficie infindas vagas, 
Que avaro encerras em te u seio u'ndoso: 

Sobresáe teu rugido. 
Em vao tr<)Vej a horrisona tormenta; 
Essa voz do trovao, que os ceus abala, 
Nao cobre a tua voz . - Ah! d'onde a houveste, 

Magestoso oceano? 

O' mar, o teu rugido é um echo incerto 
Da creadora voz, de que surgiste : 
Seja, disse, e tu foste, e contra as rochas 

As vagas compelliste . 

. -
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E á noite, quando o ceu é put·o e limpo 
Tcu chao tinges de azul, - tuas ondas correm 
Por sobre estrellas mil; turvartl.-se os olhos 

Entre dois ceus brilhantes . 

Da voz de .Jehovah unl. echo incerlo 
Julgo ser teu rugir; mas só, perenne, 
Imagem do infinito, retratando 

As feituras de Deus. 
Por islo, a sós comtigo, a mente livre 
Se eleva, aos céus remonta ardenle, altiva, 
E d'esLe lodo terreal se apura, 

Bem corno o bronze a o fógo. 
' 

Fcrvida a Musa, co'os leus sons casada, 
Glorifica o Senhor de sobre os astros 
Có' afronte além dos céus, além das nuvens, 

E co' os pés sobre ti. 

O que ha mais forte do que tu? Se errigas 
A coma perigosa, a náo possante, 
Extremo de artificio, em breve lempo 

Se afunda e se anniquila. 
Es poderoso senl. rival na lerra; 
Mas lá te vais quebrar n'um grao de areia, 
Tao forte contra os homens, tao sem forca 

Contra coisa tao fraca. 

Mas n'esse instante que me está mal'cado 
Em que hei de a esta prisao fugir p'ra sempre 
1 rei tao alto, ó rnar, q 11e lá nao chegu e 

Teu sonoro rugido. 
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Entao mais forto do que tu, minha alma, 
Desconhecendo o temor, o espago, o tempo, 
Quebrará n'um relance o circ'lo estreito 

Do finito e dos ceus! 

Entao, entre myriadas de estrellas, 
Cantando hymnos d'amor nas harpas d'anjos 
Mais forte soará que as tuas vagas, 

Mordcndo a fulva areia : 
Inda mais doce que o singelo canto 
De merencoria virgem, quando a noite 
Occupa a terr·a, -e do que a mansa brisa, 

Que entre flóres suspira. 

A. GoNQALVES DIAS. 

Exercicio de elocuqao 

Que influencia diz o poeta que sobre elle exercia o mar? 
Que exprime a ph1·ase : 

« Mas nesse instante que me está marcado, 
" Em que hei de a esta pdsao fugir p'ra sempre »? 

-Que dizia elle que havia de fazer n'essa occasiao? 
-E fez? Porque'? · 
-Que significam as palavras : pelago, insano, infindas? 
- Que quer dizer tormenta ho1·risona? 
-- Co1no se pronuncia a palavra horrísona? 
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- Dai exemplos em que a mesma excepgao prosodica deva ser 
feita. 

- Que significarao as palavras : flóridas e férvidas? 
- E floridas e fervídas? 

Exercicio de redacqáo 

lmaginai um passeio no :mar e desc1·evei-o. 
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PACHYDERMAS - PERISSODÁCTYLOS - ARTIODÁCTYLOS 

Os proboscideos sao tambem conhecidos pelo nome 
de pacltidermas. 

A palavra pacltyderma quer dizer espessa pelle, dura 
pelle; e, com effeito, os animaes que compoern essa 

orde1n sao nota
veis pela espes
sura e dure2;a da 
pelle, nao menos 
que pela for~a 

de que sao do
tados, como pe
los servigos que 
prestam ao ho
mem. Nao pos-

Fig. tos. suem claviculas, 
tem os dedos en

volvidos em urna substancia córnea : seus 1nemhros 
apenas servem para sustentar o peso do corpo, quando 
em movimento, ou parados. 

Os pachydermas, entre os quaes se encontram os 
maiores marnmiferos te rrestres, se grupam em tres fami
lias: os p1·obosddeos, os fissipedes, e os solipedes. 

A ordem dos proboscideos consta só1nente de urn 
genero vivo : o elepltante (fig. 106), animal ungulado de 
propon;;.oes gigantescas, mas docil e fac~l de se domes-
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ticar; ele olhos vivos e pequenos, orelhas largas e pen
clentes, a caucla ele comprimento mediocre. Nos maxil
lares superiores do elephante existem cluas defesas ou 
enormes dentes e ele substancia que certamente conhe
ceis pelo nome ele marfim. O nariz, prolongando-se, 
forma urna tromba movel em todos os sentidos e termi
nada por um appenclice dotado ele grande sensibili
clade, com o qual o elephante prende os objectos ou 
apanha os que pretende levar á boca e do qual serve-se 
para beber os liquiclos que, com seu auxilio, langa á 
guela. 

O elephante pócle attingir a urna eclacle ele mais ele cem 
annos; no captiveir:o quasi nao se reproduz, de sorte que 
é preciso apanhal-os em estado selvagem. As cagadas 
aos elephantes sao feítas de differentes modos : ora, urna 
grande quantidade cl'esses animaes é accommetLida por 
um. corpo de monteiros, de quinhentos a mil individuos, 
que os levam perseguidos até que fiquem encurralados 
em um recinto formado de fortes estacadas e cuja en
trada é dissimulada por folhagens; ora, attrahe-se um 
elephante selvagem por meio de outro domesticado, e 
passam-lhe inopinadamente urna corda em urna das per
nas trazeiras, para ligal-o á mais forte arvore das proxi
midades. Depois, em qualquer dos dois casos, é fa
zendo-o soffrer fome que se doma o elephante, afim de 
que possa prestar ao homem excellentes servigos. como 
animal de carga e de tiro, comquan to nao sej a frequentc 
o seu emprego, por ser excessivamente dispendiosa a 
sua alimentagao. 

Pelos povos antigos eram os elephantes empregados 
na guerra para transportar soldados; na India faziam 
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o officio de carrascos, na applicuoao da pena de rnorte ; 
para isso, o condemnado collocava a cabeoa sobre urna 
superficie dut'a, no chao, e o elepharüe, ensinado, a 
esmagava, collocando-lhe etn cilna u1n de seus pés dian
teiros; era o que se charnava o supplicio do elophante. 

Domesticado, este animal obedece docilm.ente a seu 
guia ou conductor, ainda quando seja este uma crianoa . 

Oscon•lucLores de elephanLes sao chamados cornacas. 

l•"i g . 107. 

Os perissodachy
los, co1no já vi
mos, sao animaes 
ungulados que tem 
numero t'mpar de 
dedos em cada 
membro ; compre
hendem tres fami
lias: eq·uidas, tapi- · 
ridas e rhinoceridas. 

Distinguen1-se os 
equidas de todos os 
outros mammireros 

pela conformagao das patas que terrninam por um 
só dedo envolvido n'um casco, senda por isto tambem 
cha1nados solipedes. Nos primeiros annos os dentes 
incisivos tem urna excavagao na cOJ·oa, que vai gradati
vamente desapparecendo e se extingue aos oito annos . 

O representante característico desta familia é o cavallo 
domestico que comprehende numerosas raoas. Os outros 
sao o jumento, o onágro ou jumento selvagem e as zebras 
(fig . 107) que habita m a extrernidade meridional da Africa . 
Esses bellos animaes vivem em tropas e conservam-se 
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na companhia dos abestru zes, talvez porque estas aves 
tero o talento de melhor perceberero a approximacao do 
ínimigo 

Até hoje, apezar de todos os esforcos, nao tem sido 
possivel domesticar perfeitamente as zebras. 

Os tapiridas, aniroaes da America e da India, tém 
o aspecto de porco, focinho prolongado em fórma de 
tromba, ero geral lres dedos em cada pata envolvidos 
em cascos, seis dentes incisivos ·e dois caninos ero cada 
mandíbula. a pelle negra e quasi desprovida de pellos. 

Das tres especies que se 
conhecem é a mais notavel 
o tapirus amer~canus, ou 
anta do Brasil (fig. 108), 
actualmente o maioranimal 
terrestre sul-americano, at
tinginclo a 2 metros de com
primento e 1m' 7 de altura. 

A anta está espalhada 
l•'ig. 108.-

por grande parte da America do Sul, nas mattas exten
sas e nao frequentaclas pelo horoem, e que nao distam ele 
rios, lagos e brejos, poisque se banha amiudadas vezes . 

Sempre em movimento em lagares ermos, excepto ás 
horas quentes do meio-dia que passa dormindo, a anta 
tem vida nocturna nas regioes habitadas. 

Dotada de grande forca muscular, ::~travessa correndo, 
quando perseguida, as mattas trancadas de cipós, 
fugindo na direccao de alguma corrente. 

Com frequencia é encontrada captiva principalmente 
dos Indios que moram á margero de rios, onde ellas 
representam o papel de porco domestico. 
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E' muito cagada, tanto pelo sabor da carne, como por 
causa do couro que é muito appreciado pela espessura e 
resistencia. 

A gordura do pescogo, vulgarmente chamada cacho 
d'anta, e bem assim os cascos tem fama de medicamentos 
e se em.pregam contra rheumatismos, principalmente. 

Os rhinoceridas (1) (fig. 109) assim denominados po r 
terem um ou dois chifres sobre o focinho, sao animaes 
corpulenLos, os maiores mammiferos dApois dos ele

phantes, tendo co1no os 
tapiridas, tres dedos em 
cada pata, cada um envol
vido por seu casco, os mem
bros curLos, o couro es-

Fig. 109. pesso e duro ; e vivem nos 
lagares pantanosos. Com

prehendem o rhinoceronte unicornio da Asia e o rhinoce
ronte afn·cano, bicórne. 

Como já sabeis os artiodachylos sao mammiferos 
ungulados de numero par de dedos em cada membro . 

Esta ordem que tem rnuitas analogías coma dos peris
sodactylos tem muitos representantes espalhados por 
todo o mundo. 

Dividem-se em tres grandes sub-ordens : porcinos, 
camélidas e ruminantes proprz"amente ditos. Os represen
tantes da sub-ordem dos porcinos sao os porcos e os 
hippopotamos. 

Os porcos, em cujo numero se comprehende ojavaH, 
tem quatro dedos em cada pata, dois grandes e dois 

11\ Palavt•a de origem grega ; Rhin (nariz) + Kéros (chifre). 
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pequenos, dentes incisivos em numero variavel e cani
nos que, sal1indo da boca e recurvando-se, servem de 
defesas (flg. 110). 

O focinho dos porcos forma urna especie de tromba 
truncada e n10vel propria para fossar a terra. 

O estomago destes animaes é simples e semelhante 
ao do homem. 

Os porcos dividem-se em domest~-cos e selvagens. Ne· 
nhum de vós, leitores, desconhe
ceis o parco domestico, e o toucinho 
que d'elle se tira e a saborosa carne 
que nos serve de alimento_ 

Os parcos selvagens sao de di
versas especies, notando-se no 
Brasil a dos queixadas e a dos 
caüetús. 

O parco queixada é o de maiores Fig. 110· 

dimensoes : tem 1m, 1 de comprimento; a cór geral é 
cinzento-oscura; as cerdas te m u m annel amarellado 
antes da ponta; e no canto do labio inferior !hes apparece 
urna esbranquigada mancha, que vai augmÉmtando com a 
edade, de modo a tomar todo o queixo inferior, o labio 
superior e parte, das ventas. O caz"tetú, denominado tam
bem peccarz, chega a ter o comprimento de 90 a 95 cen
tímetros; é de cór escura quasi negra e adornado de 
urna facha larga e clara, que lhe sóbe do peito para as 
costas, á maneira de collar. 

Uns e outros d'estes animaes vivem do mesmo modo 
e os logares que habitam sao identicos; todavía, apezar 
d'esses tragos communs, essas duas especies nunca se 
confundem no territorio habitado em commum, fazendo 
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casas á parte ( fig. 1'1 1 ). Vivem en1. varas o u manadas de 
10 a 100 individuos em mallas que se .prolongam por 
muitos kilomeLros átravessadas de arroios, com selva
gens gargantas, arvores ocas, e sombrías grutas. Nada 
os detém nas suas excursoes, as vezes de 20 a 30 kilo-

Fig. 111. 

m e tros, realisadas atravez de mattas enredadas, de 
rochedos ingre1nes, de torrentes que rugem e de largos 
e caudalosos rios. 

Sua approxima¡¡ao annuncia-se por um ruido parti
cular, que resulta do bater dos dentes; e quando assa
nhados, tambcm por ladridos semelhantes aos do dio. 

Alimentmn-se esses animaes de todos os fructos que 
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cahcm das arvores, de palmüos, de rebentos verdes cla~ 
taquaras e de raízes que, fossando, extrahem do sólo . 

Em todo o Brasil faz-se grande cagada aos queixadas 
e caitotús : a carne é saborosa, mas difforentc no gasto 
da do porco domestico; e em vez do toucinho que n'este 
se encontra, elles Lein apenas urna camada pouco espessa 
de gordura. 

Multo corajosa é a defeza que desenvolvem, pelo que 
muiLo amostra
dos devem ser 
os caes empre
gados em eagal
os. 

Os hippopo
tamos (fig . 11.2) 
sao os mais pe
sados e d i sfor
mes dos ani

Fig. 112. 

maos quadrupedes : tem o focinho grosso, os membros 
locomotores curtos a ponto de arrastarem o ventre pelo 
chao, a pelle espessa, muito escura e quasi sem pellos, 
os olhos e as ore~has pequenos, quatro dentes ip.cisivos 
grandes e inclinados par a a frente na mandíbula, e 
quatro nos maxill ares superiores curvados para baixo. 

Vivem na Africa nos grandes r ios, o que lhes fez dar 
o nome por que sao conhecidos, e quer d izer cavalto do 
río; e nutrem-se de vegetaes. 

Os ruminantes propriamente ditos consti tuem urna 
das sub-ordens mais importantes, na classe dos artiodac
Lylo,;. Sao e lles os que mais interessam o homem , por
que, além de lhe servirem para conduzir grandes pesos 

11. 
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e para os lra balhos ruraes, forn e c e ndo-lhe os principaes 
~limentos , taes como a carne e o leite , e bem assim mui
tos outros productos, - sao de varios modos einpre
gados p e la industria. 

Os ruminantes sao caracterisados pelo pé fendido e 
pela falta de d e ntes incisivos, nos maxillares superiores. 

N'um livro que lestes antes d'este, já vos dissemos 
porque se chamavam ruminantes 
os ani·maes d'esta ordem : agora , 

F'ig . 113. 

vereis aquí como é co1nplicado seu 
apparelho d igestivo. 

Os ruminantes sao essencial
mente herbívoros e para que a di
gestao s eja n'elles perfeita, seu 
estomago é dividido em quatro bol
sas distinctas. A primeira e maior 
se denomina pan~a ou rumen (fig. 
113 - 1 ) e é a ella que primeiro 
chega o alimento, depois de soffrer 
ligeira mastigagao. 

Ahí se demora o m e smo alimento 
durante c e rto tempo, passando de

pois para a segunda bolsa, m enor , chamada barrete 
(fig. 113 - 2), na qual a massa alime ntar é separada 
em porvoe s ou reduzida a bolas, que, pelo cesophago 
(fig. 113 - 3), sobmn succes sivamente á bóca, para 
serem de novo mastigadas e ensalivadas. Esta segunda 
mastigayao c onsti tú e o a c to da rumz·na~ao; e terminada 
esta, o bolo alimentar desee para outra bolsa, o follüJso 
(fig. 113 - 4), passando depois para urna outra, o coa
gulador (fig. 113 - 5), no qual se termina a digestao esto-
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macal, sob a ac¡;ao do sueco gastrico. Os alimentos li
quidas, como a agua, o leite, etc., uma vez ingeridos, 
passarn immediatamente para o 
coagulador, nao dependendo 
das bolsas precedentes . 

Os ¡·uminantes propriamente 
ditos comprehendem seis fami
lias, representadas pelo moscho , 
pela girafa, pelo -veado, pelo an
tilope, pela cabra e pelo boz·. 

Fig. 114. 

O moschos tem mais:ou menos a fórma de cabras, com os 
deo tes caninos dos maxillares superiores tao compridos, 
que !hes sahem da boca. Suas principaes especies sao: 
o almiscareiro commum (fig. 114), que possúe um sacco mem
branoso proximo do umbigo, en1 coja cavidade se forma 
o almiscar (substancia aromatica empregada na medici-

na o na perfumari a); e o moscho pro
priamente dito que habita o Norte 
da Asia e principalmente o Thi
bet, e tambem produz almiscar e 
é o menor dos ruminantes. 

A familia das girafas só tem 
um genero : o das gz"t·afas (flg. 
115). Este animal, cuja altura 

• é de quatro a cinco metros e o 
. comprimento sómente de quasi 

dois metros, tem o pesco¡;o e as 
pernas muito compridos; os 

chifres sao formados por proeminencias conicas dos 

Fig. 115. 

ossos do craneo e revestidos de pelle munida de pellos 
mais compridos que os das ou~ras partes do corpo. Ha-
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bi la a Africa e sustenta-se principalmente de folhas que 
arranca das arvores, ás vezes bastante altas . 

A' segunda familia pertence o genero dos veados 
(fig . 116), que comprehende tres 
especies principaes : o veado pro
prialflcnte diLo, o gamo e o 1·angi{er. 
Os animaes que constituem esta 
famil ia perdem os chifres quando 
estes attinge1n a todo .seu desen
volvimento. Os veados existem tan
to no Velho Mundo como na Ame-

Fig. 116. 
rica. 

No Brasil elles sao de menor tamanho e tem a arma-
~_;ao córnea menos esgalhada; e dividem-se em dois 
grupos : o dos veados galhados e o dos veados singelos, 
conforme tenham os chifres 
formando galhos, ou nao. 

Os galhados formam dois 
grupos : um, os que habi
tam as maLtas alagadas por 
grandes ríos, e que denomi
nam galheiros, outro, os 
campeú·os, que preferem os 
sertoes descampados e sec 
cos. Os primeiros sao bem 
conhecidos desde o sul do 
Piauhy, atravez de todo o 

Fig. 117. 

Brasil central, em J:vlatto-Gt·osso e ao longo dos rios 
Araguaya, Tocantins e Paraná, nos grandes banhados 
do Río Grande. do Sul e do Paraguay; - os segundos, 
uos descampados seccos das mesmas regioes. 
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Em geral o veado lem a cor vermelha, mais ou menos 
escura; é 1nalhado ou nao, conforme a especie, á 

excepgao do que se 
denomina Virá ou Vea
do catz.ng-ueiro, que tem 
a cór pardo-escura. 

O gamo (fig. 11 7) de 
menor tamanho que o 
veado, tem os chifres 
espalmados e dentados. 

Fig. 118. 

O mes1no se dá com 
os animaes denomina
dos rennas (fig. 118), 
que os pobres habi

tantes das regwes mais septentrionaes empregam de 
modo semelhante ao que empregamos as nossas bestas 
de carga e de tiro, e que, além 
d'isso, lhes serve de alimento . 

A' familia dos ruminantes previ
dos de chifres ócos ·e persistentes, 
pertenO'em as especies domesticas, 
de que o homem tira tao grande 
proveito, porque lhe fornecein a 
carne e o Jeite para sua nutrigao, 
pellos para seu vestuario, etc. Com
prehende, pois, os carneiros, as 
cabras e os bois, dos quaes por 
mais de urna vez vos ternos ¡falado; 

Fig. ll9. 

e ainda o genero antilope, cujas principaes especies sao: 
-a camur~a (fig. 119), e a gazella (fig. 120). A pelle 
da carnurga dá urn couro rnuito estimado para a fabri-
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cagao de luvas, e outros fins. Existem os antilopes na 
Europa, na Asia e na Africa. No emtanto, nas cavernas 
calcareas do Estado de Minas Geraes, se tem encontra

Fig. 120 . 

do fosseis d'esses animaes. 
Os camelidas sao artiodác

tylos sem chifres de pescogo 
comprido e cauda curta. Tém 
incisivos nos maxillares su
periores. 

Sao muito semelhantes aos 
ruminantes, pois como estes 
tambero ruminam, mas tém o 
estomago dividido. só em tres 

bolsas, porquanto o coagulador nao é separado. 
Por isto é que muitos zoologos fazem dos camelidas 

urna familia dos ruminantes propriamente ditos. 
Os camelidas comprehende1n os camélos e os lhamas. 

Fig . 12 L Fig. 122 

As principae s especies do genero camelo sao : o 
camelo da Bactriana que tem duas corcóvas (fig. 121) e 
o camelo da Arabia, tambem chatnado dromedario, que 
só tem urna corcóva (fig. 122). 
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Gragas á sua extrema sobriedade podendo passar 
sem co mer Inuitos dias, á sua paciencia e docilidade, á 
ligeireza d e sua marcha e ao seu poder de supportar 
longas jornadas ainda quando excessivan1ente carre
gado, - o cmnélo é por excellencia a besta de carga 
das vastas solidoes de areia da Africa e da Asia, as 
quaes, sem elle, o homem nao poderia jamais atraves
sar; e é com muita razao que 
o chamam - navío do deserto. 
Além d'isso o camelo é uÚl por 
sna carne, assim como por seu 
pello que se emprega em pan
nos para roupas. O leite da 
camela, al ém de saboroso, tem 
uso medicinal. 

O lhama (fig. 123) é o repre
sentante de um genero de ani
nlaes do Perú, na America, 
animaes que sao comparaveis 
aos camelos, rnas . de menor 

Fig. 123. 

altura e nao tem corcóvas. O lharna, propriami:mte 
dito, do tamanho de urn veado e de pello pardacento, 
é dOinesticavel e serve de animal de carga ; e urna de 
suas especies, a vicunha, que nao é 1naior que urna ca
bra, dá urna la rnuito fina e muito brilhante. Esles 
animaes andam e1n tropas na cadeia dos Andes, até 
uma altura de 3000 metros, e, cousa curiosa, o lhmna 
emprega sua saliva como meio de defeza, atirando-a, 
de envolta com alimentos nao digeridos, á cara de 
sen adversat·io. 



196 QUARTO LIVRO DE LEITURA 

E xercicio de elocUQao 

Que animaes comprehende a orde1n dos Proboscideos? 
Qua es sao seus caracteres princi paes? 
Que quer dizer a palavra pachyde>·ma! 
Quaes sao as familias dos per issodáctylos<! 

-- Dizei o que sabeis a respeito de cada um dos representantes 
d'estas familias. 

Quaes sao as sub-ordens dos artrodáctylos? 
Qual é d'elles o n"Iais importante? e pm·qu e? 
Descrevei o apparelho digestivo dos rutninantes . 
Quaes sao os r epresentantes das familias dos ruminantes? 
Falai a respeito de cada u1n d'elles. 
Dizei o que souberdes sobre os catnélos e lha1nas. 

Exercicio de redacQao 

Escrevei ácerca dos anirnaes domesticas de que se trata n' esta 
lil,)ao. 
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LICAO 2S" 

A ENCHENTE 

Era alta a noite. Caudaloso e tredo 
Entre barrancos espumava o rio, 
Densos negrumes pelo céo ro[avam, 
Rugia o vento no palmar sombrío . .. 
Triste, abatido pelas aguas torvas, 
Girava o bar·co na caudal corrente, 
Luctava o remador e ao lado d'elle 
Urna virgem dizia tristemente : 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

* 
* * 

E sao j ovens, be m j ovens! na cabana 
Doemiam. cahnos sem. pensar na soi'Le, 
A enchente veio, e no agitar infr·ene 
De u m somno meigo os conduziu á morte! 
A felicidade é um sonho nebuloso . .. 
A vida n'este mundo é sempre assim, 
Do gozo em 1neio a veladora eterna 
Nos arranca da mesa do fesLim! 

197 
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Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

* * * 

- Rema, rema, barqueiro, olha, lá em baixo, 
A' luz vermelha do fuzil que passa, 
Nao vés o vulto de um rochedo escuro? 
Que a correnteza estrepitando abraga? 
-Oh si o vejo, senhora; eu bem o vejo! 
Diz o barqueiro com sinistra voz; · 
Pedi á Virgem, que os perigos vela, 
Que tenha a o menos compaixao de nós! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mor tos boiam sobre as aguas frias! 

.. 
* * 

Ei.s d'entre as .vagas de caligem densa 
Ven< macilenta se mostrando a lua; 
Como á luz d'ella a natureza é morta, 
Como a planicie é devastada e núa! 
Perto, tao perto se levanta a margem 
Onde fagueira a salvagao sorri, 
E nós rolamos, e rolamos sempre, 
E nao podemos aportar allí! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os m ortos boiam sobre as aguas frias! 
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Duro, insoffrido o vendaval soergue 
Da onda a face em convulsao febril. 
- Barqueiro, alenLo! e1n chegando á terra, 
Hei-de cobrir-te de riquezas mil. -
Porem no dorso do dragao das aguas 
Luctava o barco, mas luotava em vao. 
E a pobre móya desvairada em prantos 
Pedia á Virg·em que lhe désse a mao! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

- Ouve, barqueiro, que rugido é esse 
Profundo e surdo que lá em buixo sóa? 
Parece o ronco de um trovao medonho 
Que dos abysmos pelo seio echóa! 
- Oh! 'stou perdido! .. . abandonando os remos, 
Clama o infeliz a delirar de medo, 
Oh! é a morte que nos chama, horrivel, 
No fundo escuro de feral rochedo! 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os m. ortos boiam sobre as aguas frias l 

* * * 
la o batel. Ao sorvedouro immenso 
Era impossivel se esquivar en tao; 
Dentro sentado o remador chorava, 
E a donzella dizia urna orayao : 

19H 



200 QUARTO LIVRU DE LEITURA 

Já dianLe d'elles entre véos d'espnma 
Treda a voragem com furor rugia, 
E urna columna de ligeiro fumo 
Do centro escuro para o céo subia. 

Como ao rijo soprar das ventanias 
Os m ortos boiam sobre as aguas frias! 

* * 
Subito o barco volteou rangendo 
Tremeu e1n ancias, se estorceu, recuou. 
Deu a virgem um grito, outro o barqueiro, 
E o lenho na voragem se afundou! 
Tudo findou-se . O vendaval sibila, 
Correndo infrene na planicie núa; 
O rio espuma e nas revol tas ondas 
Descem dous corpos ao clarao da lua. 

Como ao rijo soprar das venLanias 
Os mortos boiam sobre as aguas frias! 

FAGUNDES VARELLA.- Nocturnas. 

Exercicio de elocuQao 

A que horas diz o poeta que n'esse rio se achava o barco de 
que se trata? 

- Cmno cstava entao esse rio e porque? 
- Quem estava n'esse barco? 
- - Como procedía o remador e porque? 
- Que considera<;(ies faz o poeta com relac;ao á vida? 
- Que disse a mos;a ao barqueiro? 
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E que lhe responc!eu este? 
- Que prmnessa fez a mo.;a ao barqueiro se elle a salvassc? 
-Que resultado tinham os esfon;os do barqueiro? Porque? 
- Que lhe perguntou a joven e que disse elle? 
- Que lhes aconteceo a final? 
-Que significam as palavras : caligem, ?naciUenta, vendava 

e soe>·gtte '! 
- Que s ignifica a palavras lenho, na phrase : E o lenho na 

vorage?n se a(undou '! 
-Porque? 
-Que quer dizer vo.·agem 'lE inf1·ene'l 

Exercicio de redacQáO 

Fazei por palavras vossas a nar,-aqao do t1·iste successo que 
acabais de té>·. 
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CETACEOS -DESDENTADOS- MARZUPIAES

MONOTREM0S 

Os cetaceos assemelham-se a grandes peixes sao, 
porém, animaes mammiferos ; nao possuem membros 
posteriores, e os anteriores sao transformados em bar
batanas; sua pelle é núa e no alto da cabe9a, em g e ral 
muito volumosa, existem dois orificios que se · d enomi

nam respiros. E ' 
por elles l[Ue 
os cetaceos ex
pellem a agua 
que engolem 

i!"ig. 124. e m gran de 
quantidade, 

quando apanham o alimento, que, por via de regra, 
consta de peixes, ainda que algumas especies sao her
bívoras. A agua expellida eleva-se a grande altura, o que 
faz conhecer a presen9a d'esses animaes, ainda a 
grandes distancias. 

A ordem dos cetaceos comprehende : os golfinlw~ 

(fig. 1. 24) o u delphins, as bateias, os cachalotes e os narvaes. 
Os golfinhos tém o focinho alongado, possuem dentes 

na mandíbula e nos dous maxillares e urna barbatana 
no dorso. 

As baleias, que já conheceis, nao tem dentes, mas em 
lagar d ' es tes ha urna especie de laminas de materia cór-
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nea que !hes enchom a boca e retem os animaes de que 
as baleias se sustentam. Sao essas laminas que no com
mercio se conhecem pelo nome de barbas de baleia ou 
bar batanas, e que entram no preparo dos colletes de 
senhora. 

Vivcm principalmente nos mares polares, onde pes
cadores europeus as vao buscar, por causa da grande 
quantidade de azeite que fornece a sua gordura. A baleia 
pode attingir a SO metros de comprimento. 

O cachalote, semelhante á baleia, tem a cabeca muito 
grande e co1n 
algumas cavi
dades, nas 

quaes secontém 
o espermaceti. 

Fig. 125. 

O narvallicorne (fig. 125) ou tambem unicornio, é nota
ve! por urna especie do chifre, direüo e do comprimento 
de 2 a S metros que lhe sahe do maxillar superior, e que 
provavelmente tendes visto em bengalas, que d'elle se faz. 

O narval é menos corpulento do que as baleias e os 
cachalotes, podendo ter até 5 metros de comprimento. 

A ordem dos desdentados comprehende os mammi 
feros a que nao sómente, como aos roedores faltam os 
dentes caninos, mas tambem os incisivos e, n'algumas 
especies, ainda todos os dentes. Os desdentados sao em 
geral, pesados e preguic;osos, m unidos de unhas tao gros
sas e fortes que parecem cascos. 

Entre os animaes d'esta ordem contam-se os seguin
tes: 

Os tardigrados ou preguz[:as, animaes da America me
ridional , mal Qonformados, tendo a cabeca pequena 
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redonda, e os membros anteriores mais compridos do 
que os posteriores (fig. 126). Sao extremamente lentos 
em seus 1novünentos e d'ahi se deriva o nome da familia 
a que perlencem. Vive cada u1n d'elles isolado dos de
mais de sua especie, sobre as arvores, de cujas folhas se 
sustenLmn, e, pelo facto de terom os dedos unidos uns 
aos outros e ar1naclos ele garras curvas e ele quasi sete 
centirnetros ele COinprünento, raramente seencontram os 

Fig. 126. 

Larcligraclos ca1ninhando 
pelo chao, sondo aincla 
com difficuldade que se 
movem de um para outro 
galho. 

Toclavia, uma vez agar
rados a um galho, é im
possivel arrancal-os cl'ahi 
sem os Inatar. 

Ainda quando seja 
maltratada ou perseguida, a preguiga nao percle a in
differe n<;a estoica que lhe é propria : fecha os olhos, 
abaixa a cabega, cruza os bracos co1no que envergo
nhacla e só em apuros rosna e toma posigao aggres
siva, que nao vai além ele levantar um pouco um dos 
bragas. No pello felpudo da preguiga nao raro se alojam 
carrapatos, tragas e até baratas. 

O tatú (fig. 127)Lem o carpo completamente revestido 
por urna coura.,;a cornea, formada ele diversas pegas, 
duras e lizas, que se denominam cintas e cuj o numero 
varia conforme o tamanho da especie d'esse animal. 

Existem treze especies de tatús, desde o maior, cha
mada totú-canastra, nos Estados ele Minas, Goyaz e 
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Matto-Grosso, e que tem de onze a treze cintas e mede 
quasi um metro de comprimento, fóra a cauda que é de 
quarenta e cinco cen timetros, - até o tatú-bola, que 
tem apenas tres cintas e pode tomar a fórma de urna 
bola, na qua! fecha a cauda e as pernas. 

Todos os tatús sao animaes, de preferencia, nocturnos 
e ao escurece·r comegam a sahir das tócas, CJUC fazem 
faci lmente com as garras. E' enU1o que procuram o ali
mento, em geral insectos e, para algumas especies, sub
stancias vegetaes e ainda, occasionalmente, pequenos 
mmnmiferos, ratinhos, porexem
plo, que já se !hes tem encon
trado no estomago. 

O andar do tatú é aos saltinhos: 
ora anda para diante; ora púla 
já para a direita, já para a es

Fig 127. 

querda, sempre farejando alguma cousa para comer. 
Si o apanhardes, livrai-vos de suas garras que sao 

forles : elle procurará arranhar- vos. 
E' o tatú uma das mais apreciadas cagas. Morto de 

pouco tempo, lavado em agua quente, e limpa cuidado
samente a superficie externa de modo a ficar livre do 
cheiro de terra, é delicioso, principalmente se é assado 
no proprio casco. 

Os tamanduás e os pangolins sao os desdentados que, 
em sentido absoh.ÍLo, merecem esse qualificativo. Nao 
possuem dentes; e vivem exclusivamente de formigas, 
e constituem a familia dos papa-formigas (my1·mecópha
gos). 

Uns e outros tem a cabega agu<;ada e a lingua mui 
comprida e dotada de mobilidade: os tamanduás (fig.128), 

12 
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porém, tém o carpo e a cauda revesLidos de pellos com
pridos; e os pangolins (fig. 129) sao cobertos de escamas 

Fig. 128. 

langas, grossas e cor
tan Les. 

O tamanduá ban
dei?·a, que aqui vedes. 
represonLado, mede 
n1ais de um metro 
de con1prünenLo e 
torna-se noLavel pela 
vistosa cauda que 
forma grande ban
deira. 

Outras especies de tamanduás nao tém o pello eres
ciclo; antes é es Le , em todo o animal, liso, rente, mas 
sempre brilhante. Todos, porém, sao dotados de garras 
forLissimas, com as 
quaes podem esca
var as casas das for
migas, mui Las vezes 
formadas de solidas 
paredes. Pela aber
tura que fazem, os 
tamanduás introdu
zem a lingua mui Lo 
langa, filiforme, co- Fig. 129. 

berta de agudos es· 
pinhos córneos, a t.¡ue se apegam as torm1gas as poryOes, 
cahindo na bóca do animal quando este recolhe a lin
gua. 

O tamanduá-bandeira é encontrado nos campos do 
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Brasil. Vive no chao e nao sabe trepar; individuos de 
outras especies, no emtanto, pela construcgao do carpo, 
vivern trepados nas arvores, sustentando-se das for-· 
migas que ahi encontram. 

Os tamanduás sao inoffensivos, mas, send.o atacados, 
poem-se de pé, rosnam. e procuram agarrar o atacante 
dara apertal-o 
nos reforgados 
bragos. 

Os animaes da 
ordem dos mar
supiaes nao se 
acham senao na 
America Meri
dional, nas ilhas 
de Sonda e prin
cipalment e na 
Australia. O que 
sobretudo os ca
racterisa é u1na 
bolsa subabdo-
minal, fonnada Fig. t ;lo. 

por dobras da 
pelle do ventre, no interior da c¡ual existem as glandu
las mammarias. 

Es tes animaes nascem em estado imperfeito; mas, 
fixando-se ás tetas do anrmal que os deu á luz, ficam no 
interior da bolsa abdominal, e ahi se conservam até que 
attinjam completo d esenvolvimento . 

Dividem-se os marsupiaes em duas sub-ordens, con
forme sao hel'bivoros ou carnívoros . 
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D'entre os Inarsupiaes herbivoros é notavel o lcangurú, 
que nao sómente ·é o maibr d'elles, mas ainda o maior 
dos animaes que existem na Australia, onde sao abun
dantes (fig. 130). E' um animal de exterior muito sin
gular : a cabe¡;;a e os m embros anteriores sao tao pe
quenos que nao parecem feitos para o resto do corpo, 
que é de uri{ desenvolvimento enorme . O corpo tem 
quasi metro e meio de comprimento e o peso urna cen-

Fig . 131. 

tena de kilogrammas. Quando elle está assentado, a 
parte superior do corpo fica-lhe completamente dire it.a, 
de modo a parece r, d e longe, u1n home m.; e d'ahi vem 
que os indigenas lhe dermn esse nmne de kangurú que 
quer dize r - velho homem. . 

A carne d' e sse animal é muito agradavel ao paladar; 
e de sua pelle se faz um couro macio, pelo que lhe dao 
ca~;a muHo activa. 

Entre os marsupiaes caenivoros se devem notar : na 
Australia a dasyura (fig. 1:31); e na America do Sul e na 
do NOI'te, os chamados saTigueias (fig.132) (gambás), que 
tem as propor¡;;oe s de um gato dome stico; trazos filhos 
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na bolsa abdominal durante cinc oenLa días e depois 
algum tempo ainda sobre as costas. Para se conserva
rem em tal 
posi ca o, os 
pequenos ani
maes prendero 
as ca u das á da 
mae, que para 
isso a dobra 
sobre o eor
po . 

Os Mono
thémos, con1o 
diz o nome, 
tém um unico 
orificio para a 
expulsao dos Fig. 132. 

obj ectos soli-
dos e líquidos. As maxillas nao tem dentes e sao ca
bertas por u m bieo córneo. 

Estes animaes tém urna organizac;ao seinelhante á 
das aves, sao ovíparos e 
por isso como que estabe
lecem a transigao dos mam
miferos para as aves. 

Formam duas unicas 
Fig. 13;¡. familias : echidnas e orny

thorú1.Cos. 
O echidna (fig. 133) tem o corpo coberto de espinhos 

como os ourigos, bico comprido e cylindrico, lingua 
vermiforme e viscosa, cauda rudimentar e unhas fortes 

12. 
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e curvas. Introduzen1 os ovos · n'uma bolsa abdominal, 
onde os chocam. Vivem de formigas e sao habitantes 

exoticos da Aus
tralia. 

O ornythorinco 
(fig. 134) possue 
um bico semelhante 
a o do pato, largo e 
chato; o corpo cy
lindrico é revestido 

Fig. 134. deu1n p ello espesso 
e macio e tennina

do por urna cauda. E' um animal aquatico, de palas 
espalmadas, COlTI cinco credOS armados de fortes unhas. 

E' tambem habitante da Australia e alimenta-se de 
verrnes e de anirnaes aquaticos. 

Nao tem bolsa abdo1ninal; poe ovos na terra e cho
ca-os. 

Exercicio de elocugao 

Que sao cetaceos? 
Dizei o que soul;>erdes a seu respeito. 
Que a nimaes comprehende a ordem dos desdentados. 
Quaes sao seus caracteres principaes? 
Falai dos tardigrados ou pregui<;as. 
Dizei o que é que sabeis das varias especies de tat-.<s. 
Que silo tamanduás e que tem elles de notavel? 
Onde se encontram os animaes da ordem dos marsupiaes? 
Quaes sao os seus caracteres? 
Como se dividem elles? 
Qual é o mais notavel dos marsupiaes herbívoros e que 

sabeis d'elle? 
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Quaes sao os mais no.taveis dos 1narsupiaes carnivoros? 
Dizei o que sabeis a seu respeito. 
Que podeis dizer dos monotrémos? 
Qual a differen.;a entre o echidna e o ornythorinco? 

Exercicio de r edacQa o 

Escrevei áce-t·ca dos animaes de que se trata n'esta l,ir;ao. 

211 
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ANCHIETA 

E 

A MORTE DE ESTACIO DE f'.Á 

Branca vestal do templo da saudade! 
Musa da ausencia, compassiva musa, 
Que desfolhas nos páramos do exilio 
As rosas da esper·anga, borrifadas 
De lagrimas de mnor, e suavisas 
As vigilias do bardo forasteiro, 
Repetindo as cangoes dos patrios lares! 
Genio das tradigoes! Que pensamentos 
Inspiras n'estas horas de tristeza 
Ao pastor do .deserto? Quao serena, 
Das altas cordilheiras do Occidente, 
Vem a noite ganhando os fundos valles! 
Quao suspirosa a viragao dos ermos 
Passa no seio escuro dos silvados! 
Quao gemedoras rolam das montanhas 
Por entre os véos de espuma as cachoeiras! 
" - Oh! meu placido bcrgo! Oh, Tenerifa! 
Exclama o soliLario alga'ndo os olhos 
Aos vastos céos azues, - ilha querida, 
Mimo do largo mar, cesta de flores 
Esquecida na róta dos Phenicios! 
De meu pio desterro inda te vejo, 
Como sempre te vi nos bellos sonhos 
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Da curta juventude! As auras frescas 
Brincam talvez agora nas videiras 
Do rustico solar de rneus rnaiores; 
As. ondas espreguigarn-se nas praias 
Curvas corno os alfanges smTacenos; 

. O ti tao de granito ergue nos ares 
A fronte audaz e rispida, cingida 
D e um turbante de nevoas sempiternas! 
Nada mudou : nas penhascosas grutas 
Pousam ainda os passaros marinhos; 
O passante albatroz estende as azas 
Sobre o verde oceano; os lybios ven tos 
Trazern da terra finne as cantilenas 
Dos sanguinarios, rudes fetichistas! ... 
Mas de rneu paiz ... só restarn na jazida 
Os carco.midos, alvacentos ossos! 
Ali surniu-se o no me de Anchieta!. . . >> 

Calou-se o sabio. O orvalho da saudade 
Pelas pallidas faces deslisava. 
Mas um estrondo horrisono e profundo, 
Como o estalar de transviada esphera 
Nas r egioes sOinbrias do infinito, 
Returnbou nos extremos do Or·iente! 
O céo afogueou-se, o mar bramiu; 
Cruzar·am-se os relampagos, rasgando 
A téla dos negrumes condensados 
Sobre a face da terr·a : o anjo da morte 
Sacudio no Levante as azas negras! 
Tomado de terror, prostrou-se humilde 
O sagrado pastor das soledades, 
Invocando de Christo o santo norne. 

218 
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.; * 

Mas a triste visao desapparece. 
A graciosa aurora, a virgem ionia 
De loiras trancas, de rosados dedos 
Franqueia á luz as porta do Oriente. 
Salve, ethereos claroes da madrugada! 
Brilhantes arreboes, aragens brandas, 
Silphos travessos do deserto , salve! 

* * 
Quem és tu, pensativo cavalleiro, 
Que do escuro corcel te apeias mudo 
A' soleira da ermida? O desalento 
Altera-te as feigoes nobres e bellas, 
E um profundo pezar, nao disfarc;ado, 
Quebranta o brilho de teus olhos negros! 
Quem és tu? D'onde vens? - Tristes noticias, 
Trago a vosso retiro, eximio padre. -
Diz o mogo avistando o missionario. 
- Bemvindo sejas, servidor de Christo; 
Responde o sabio mestre, - que desgragas 
Vens tu me annunciar? FaJa, nao temas, 
Que tud·o espero n'esta quadra infausta. 
- Caminho ha quinze dias sem descanso, 
Diz o pobre emissario, - hei vos buscado 
Como o animál mordido da serpente 
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A fonte salvadora. O sangue, o luto, 
Cobre m de Guanabara as al vas pruias! 
A voraz ambigao da velha Franga 
InfilLrou nas arterias dos selvagens 
O veneno da raiva. O surdo estrondo 
Das clavinas de bronze se mistura 
Ao silva agudo das hervaclas settas 
No espaco afogueaclo. As fcias hordas 
Dos Tamoyos crueis se precipitam 
Dos montes e dos cerros escabrosos, 
E as planicies clominam. Dostemidos 
Como leoes resistero nossos bravos. 
Mais terrivel em numero, comtudo, 
O inimigo fraqueia, que a victoria 
Do soldado chrisla:o repousa ao lado. 
Quanclo, porém, a lua vagarosa 
Dourava os verdes, _ pl acidos o u tei ros 
Da linda Nitherohy, um brado hoerenclo 
Correu lancanclo a confusao e o ·susto 
Entre nossos valentes heladores : 
- E' morto o chefe! - O gelo do desanimo 
Os bragas en.fraquece, esfria os peitos, 
Extingue o fogo ardente dos combates 
Nos olhos dos guerrciros. Os mais nobres 
E sabios campeoes deixam as armas, 
E beijam solugando as maos geladas 
Do illustre moribundo! ... Oh! Deus eterno! 
Exclama o commovido rnensageiro, 
Eu o vi, eu o vi ... pallido e bello, 
Traspassado de aguda, hervada flecha, 
Sobre o arenoso chao! De espago a espago 
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Vendo seus denodados companheiros 
Vencidos pela dór, 1novia os labios, 
Procura va falar ... _ Baldado esforgo! 
Uma golfada de espumoso sangue 
Do seio rebentava, estranho lume 
Incendiava-lhe os olhos, e ·de novo 
Cahia extenuado! ... A ' m ·eia n .oite 
Deixava de existir. - Fatalidade! 
Murmura o missionario. Que me dizes, 
Piedoso guerreiro? . .. Estacio é morto! 
Estacio, o fundador do grande emporio 
Das riquezas do Sul! - No verde monte 
Que mais se alonga no espumoso pégo 
E primeiro descobre a vasta barra, 
Nós abrimos do heroe a sepultura : 
Os scrvos do senhor, trajando luto, 
CanLaram junto ao corpo os hymnos santos 
Do livro das divinas epopeias : 
Depois, ao triste adeus da artilheria 
Que os valles atroava, o depuzemos 
No funerario leüo. A' madrugada, 
Seguindo as instrucgoes de vossos ft·eires, 
Partí a procurar-vos. Eis a historia 
Do lugubre successo : eis o deposito 
Que tenho de entregar-vos ... O mancebo 
Tira do seio um grosso manuscripto, 
Que ao ·ministro apres.enta . - Cumpre agora 
Que descances um pouco e te alimentes : 
Vamos. - . .. E entraram na ermida um após outro. 

FAGUNDES VARELLA . - Anchieta. 
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Exercicio de elocuQiio 

Que dizia o solitario a que se refere o poeta e porque? 
Quem era esse solitario? · 
Dizei que pensava elle na occasiao em que o poeta d'elle se 

occupa. 
- Que foi que corto u a medita.;ao de Anchieta? 
- Que perguntou Anchieta ao cavalleiro e que lhe respondeu 

este? 
Reproduzi, quanto possivel, e narra.;ll.o do cavalleiro. 
Que disse entelo Anchieta ao caval!eiro? 
Que lhe respondeu este? Que lhe entregou? 

Exercicio de redacQao 

Referi, por escripto, a morte de Estacio de Sá. 

lS 
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LI<;ÁO 28"' 

AVES 

Muitas aves existem que nos deleitam com a elegan
cia de suas fórmas, coma b-elleza de sua plumagem, com 
a graga de seus 1novimentos e principalmente com o 
seu canto muitas ve.zes mavioso. Além d'isso, esses 
s eres tem para nós outras uLilidades mais positivas : a 
carne, os ovos e as pennas. 

Cumpre tambem reconhecer ainda os preciosos ser
v.igos que nos prestam, destruindo uma incalculavel 
quantidade de insectos prejudiciaes ás plantagoes. Sao 
principalmenle os passaros que n'isso se distinguem. 

O nosso Brasil possúe grande quantidade de aves; e 
das 1680 especies que n'elle se encontram, 25 familias 
sao exclusivamente brasileiras . 

Deveis recordar-vos, prezados leitores, de que já se 
vos disse que as aves se grupam em oi to ordens : a das 
aves de rapina, a dos passaros, a das trepadoras; a dos 
colu1nbinos, a das gallinaceas, a das p e rnaltas, a dos 
palmipedes e a dos correaores. Agora vejamos quaes 
sao os caracteres de cada uma d'essas diversas ordens 
e quaes os principaes individuos de cada urna d'ellas. 

As aves de rapina tem a vista penetrante, o bico forte e 
curvo com a ponta do maxillar superior aguda e recur
vada para baixo; as azas langas e o voo rapido ; os pés 
curtos e 1nunidos de vigorosos dedos, cada um dos quaes 
é armado de garra muito forte e recurvada. Estes anos 



QUARTO LIVRO DE LEITURA 219 

mues sao dotados de muita forga, sao ferozes e nutrem-se 
da carne de outros animaes que, ou sao süas presas, ou 
elles encontram em estado de putrefacgao. 

A ordem das aves de rapina divide-se em dois grupos: 
um, das aves diurnas, constituido pelas ave·s de rapina 
que tém o olhar dirigido 
lateralmente e a plumagem 
muito densa, as mais fortes 
de todas as aves; --o o u Lro, 
a das noctu1·nas, com a plu
magem menos densa e os 
olhos grandes, dirigindo o 
olhar para diante. 

O pri mei ro grupo com
prehonde duas· familias que 
sao a dos abut1·es e a dos {al
caes; o segundo tom urna só 
familia, a das cor·ujas. 

A' familia dos abutres per
tence a nmior ave que vóa 
nos ares, o condór (fig. 135); 
elle habita as regioes eleva- Fig. 135. 

das da cordilheira dos Andes, 
e póde subir, voando, a urna aHura de bastantes mil 
metros. 

Tambem á mesma familia pertencern os urubús, dos 
quaes é principal o urubu-rei, tambero charnado córvo 
b1·anco, que de envergadura, isLo é, de comprimenlo do. 
extrernidade de um.a aza á da outra, quando aberLas, tem 
um metro e oito cenümeLros, e cuja plumagern, com o 
correr da edade, torna-se verdadeirarnente magnifica. Os 
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urubús nos prestam notavel servigo, cooperando no 
saneamento d:;ts praias e campos, coino provavelmente 
sabeis. Sao voadores consummados e possuem muito 
apurados os sentidos da vista e do olfato. 

A familia dos falci5es, além das aves do genero .{aleo 
(falcao), comprehende os gaviíJes e as aguias (fig. 136). 

Existem no Brasil diversas especies de gavioes, que 

Fig. 136. Fig. 137. 

todos se alimentam de reptís, caracóes, vermes e insec
tos que apanham no chao, senda que urna especie, o 
caracará, tam.bem dá caga aos pintos e passarinhos; e 
outra, o :mmango ou gaviiio carrapateü·o, acompanha os 
bois que pastmn, passeia-lhes pela cabega e pelas costas 
e cala-lhes os carrapatos e os vermes de que ás vezes 
está ingado o cauro d'esses animaes. 

Uma oulra especie, a lwr¡Jia (fig . 137) ou ag·u~a des
u·uidora, conhecida no Brasil p elo nome de gaviiio real 
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grande ou uracú, temo comprimento de um metro, sendo 
o das azas 55 centímetros. E' urna ave notavel principal
mente pelo atrevimento e pela fon;a : ataca implacavel 
os macacos e as preguicas, no cimo dos gigantes vege
taes da matta e sómente com um 
golpe de garras, atirado certeiro ao 
cora<.;ao, mata a víctima escolhida. 

A fauna brasileira nao possúe as 
especies mais importantes do genero 
(fig. 188) das aguias, a aguia dou-
rada ou aguia real, cuja cabe<.;a aquí Fig. loS. 

vedes desenhada, e a agut"a imperz"al, 
habitantes ambas principalmente ·dos Alpes e das mon
tanhas do sul da Europa. 

As corujas (fig . 1.89), de que ha tambero diversas 
especies, constituem a familia das aves de rapina noc
turnas de preferencia e se alimentam de fructos, todavía 

urna especie, o jacurutú, chega 
a assaltar cotias e pacas. Cer
tamente já tereis ouvido o grito 
da coruja que a tanta gente causa 
horror, pois é tiela por ave 
agoureira, sen1. que, no mntanto, 
;razao alguma exista para se 

Fig. 139. aelmittir a existencia ele agou
ros. 

A 9rdem dos passaros comprehende, além ele todas as 
pequenas aves canoras, isto é, qt~e cantam, tambem as que 
tem os pés pequenos e fracos, um só dedo para.traz com 
unha curva ou sem ella, bico agucaelo, fraco e direito ou 
pouco curvo e talhe esbeHo. Alguns passar·os sao omni-
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voros, o u tros insectívoros, outros granivoros e outros, final
mente, (rugúJot·os. 

E' grande o numero dos passaros ·; muito variadas as 

Fig. 140. 

suas cores, que n'um mesmo individuo commummente 
sao variegadas; e maviosissimo o cantar de alguns. Entre 
es tes encontram-se no Brasil : o sabiá, de que ha diversas 
especi~s, o bicudo, o caboclinho (fig. 140), o patativa, o 
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sahi de tao brilhantes córes, o canario, .JOiio-de-barro, o 
til!, o t1"co-tico o bem-te-vi, o Meja-(lor (fig. 141) e tantos 
outros que longo seria enumerar. Nao deixarernos, po
rém, de mencionar o xexéo, de olhos azues e plurnagern 
preta e amarella, o qual 
com extraordinaria perfei
gao imita o canto dos ou
tros passa1·os. 

E' a esta ordem que 
pertence o ron:mnol, que na 
Europa de día ou durante 
as noites de luar desfere 
seu canto agradabilissimo; 

Fig. 141. 

e bem assim a av-e-do-paraizo, que vos mostramos aqui 
(fig. 142). Esta é famosa pela riqueza de ·sua plumagem, 
a que deve seu nome, porque sua patria (a nova-Guiné 
e as ilhas visinhas) nao póde ser considerada um pa
raizo, porquanto é habitada pelos Papúas, os mai s re

Fig. 142. 

rozes de todos os selvagens, e cujo 
regimen alimenticio é a anthropopha
gia, isto é alimentam-se de carne hu
mana. 

Organisagao e regimen semelhantes 
aos dos passaros tém as aves da ordem 
das trepadoras. Suas azas, porém, 
sao em geral pequenas e os pés tém 

dois dedos para a frente e dois para a parte posterior, 
o que lhes permitte mais facilmente trepar aos ramos 
das arvores. 

Dascento e quatorze especies hoje conhecidas de aves 
d'esta ordem, setenta e seis se encontram no Brasil, sob 
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as denomina9ües genericas de aráras, periquitos, maita
cas, papagaios, tucanos e picapaus _ 

As aráras (fig . 143),,cuja figura aquí vos mostramos, 
sao as maiores aves trepadoras, nao só do Brasil, mas 
de todo o Mundo. 

Suas pennas, de varias cores, sao muilo apreciadas e 
entre os nossos indígenas forarn sempre objeto de grande 
estima. Habitarn as maltas virgens, ancle anclam ern 
grandes bandos; e ora se avistam voando a grande al
tura, senda reconhecidas só pelo tamanho, pela caucla 

langa e pelo grito; ora se abatem so
bre urna fructeira predilecta, tal corno 
a do assahy, da sapucaia o u da cas
tanha do Pará, e ahi se banqueteiarn 
em silencio, ouvinclo-se apenas o es-

Fig. 143 _ talar das cascas ent·re os bicos pos
santes e a queda das rnesmas cascas. 

Domesticam-se facilmente as aráras, principalmente, 
as da especie denominada maracana. 

Os periquitos apresentarn tambem diversas especies e 
entre ellas o perú¡uüo-rez' e a jandat'a ou periquito de 
cabe9a arnarella o qual é um dos maiores ornamentos 
dos viveiros. 

Entre as muilas especies de aves a que se dá o norne 
comrnurn de maitacas, é notavel a ttti-maüaca o u mai taca 
de cabe9a verrnelha, que chega a ter o comprin1e nto de 
26 centímetros. 

Tanto os periquitos como as maitacas, pelas suas fór
rnas e plurnagern, fazern lembrar o papagaio. E qual de 
vós desconhecerá a ave que se chama papagaio? Qual de 
vós nao terá ouviclo urn papagaio (alar e assobiar, ou 
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entao, ouvindo-o soltar urna gargalhada, nao terá vol
tado a cabega, sorrindo, aflm de ver si, na cara aliás im~ 
perturbavel da ave, alguma 
cousa existe que denuncie 
alegria? 

Os lucanos sao notaveis pelo 
enorme desenvolvimento do 
bico (fig. 144), que é tres vezes 
mais comprido do que a ca
bega ; a plumagem é ricamente 

Fig. lH. 

colorida de vermelho, amarello e preto. Fazem seus 
ninhos nas cavidades das arvores e, durante a incuba
gao dos óvos, a entrada da cavidade é fechada pelo 

macho, co1n urna paredc de argilla, 
de modo a nao deixar passar senao 
a cabega da femea. Assim é o tuca
no macho que traz provisoes para 
a alimenlagao da companheira e 
dos filhinhos, até que estes se achem. 
em estado de sahir do ninho. 

O pica-páu ou picaneo (fig. 145) 
cava o tronco algum dos grossos 
ramos de urna arvore, por meio de 
seu bico agudo 1nas fortissimo. 

Fig. 145. 

Trepado a um galho sécco e apo
iando-se nas pennas resistentes da 
canda, o pica-páu ataca o mesmo 

galho com repetidas bicadas, que fazem saltar, para um. 
e outro lado, os ft·agmentos da casca e da madeira Para 
construir o ninho, elle comega por preparar assim urna 
cavidaP.e artificial, se nao en con lra urna natural que lhe 

13. 
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convenha, e tao bem, que nao parece trabalho de uma 
ave, cujo comprimento nao excede a 24 centímetros. 

A ordem dos columbinos comprehende as aves de bico 
frac o, membranoso e dilatado junto ás n arinas; as a zas 
sao mais desenvolv.idas do que as dos gallinaceos e pro
prias para vóos langas e rapidos; as patas sao curtas e 
os dedos livres; nascem implumes e incapazes de aban
donar o ninho; os paes regorgitam-lhes os alimentos. A 
familia principal é a dos pombos 
que sao muito nossos conhecidos. 
Os pombos, particularmente os 
pombos correios, possuem no 
mais aHo gráu o sentido da orien
tar;iio, que lhes permitte regressar 
aos lugares conhecidos, quando 
abandonados a distancias ás vezes 
muito consideraveis (fig. 146). 

Notaveis principalmente pelo 
Fig. 146. 

comprimento de suas pernas, sao as aves da ordem dos 
pernaltas. 

Além de compridas, as pet·nas nao tem pennas, isto é, 
sao núas; os pés tém os dedos ou livres ou reunidos por 
pequena membrana; o pescogo e o bico sao longos. 

Algumas d'estas aves se nutrem de ')eixes, molluscos 
e reptís; o u tras de insectos. 

Entre as pernaltas encontram-se no Brasil : a serzema, 
a saracm·a, a ce_qonha, ajacamim, o paviio doPará, a galli
nhola, oútltambú eoutras, entreasquaes oguaraz, queem 
pequeno é branco, depois torna-se cinzonto e, por fim, 
vermelho. Algumas d'estas aves sao ribeinnhas, isto é, vi
vem, á margem dos rios, das lagóas e dos mares, taes 
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como a saracura, o socó (fig. 147), a gar~a (fig. 148) ele. 
As corredor as sao aves improprias 

para voar, tem o osso esterno chalo 
e sem quilha, as azas curtas ou atro

Fig. 147, 

phiadas, as pa
tas fortes, pro
vidas de muscu
los ·vigorosos. 
Sao as maiores 
aves que exis
tem : o casoar da 
Nova Hollanda, 
a ema, no sul do 
B·rasil; e o aves
tru:z, que se en
contra nos de-

Fig. 148. 

sertas da Africa central e meridional, assim como ao 
sudoeste da Asia (fig. 149) . Urna especie de avestruz, 
o avest1·u:z camelo, attinge a al
tura de dois metros· e meio. 

Os palmipedes sao caract.e
risados po'r terem as pernas e 
as coxas muito curtas e situa
das mais posteriormente do 
que as o u tras aves; e pela cur
teza dos pés, cuj os dedos to
talmente unidos por membra-
nas, formam especies de Fig. 149. 

nadadeiras, que 'muito lhes 
facilitam a natagao. Sua plumagem espessa e lustrosa, 
é imbebida de materia oleosa, que a torna impenetravel 
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á agua, , onde elles vivem ordinariamente. Elles reLiram 
com o bico esta substaneia oleosa de urna glandnla 

1 situada na exlrernidacle da columna vertebral; glandula 
conhecida pelo nome de uropygio e vulgarmente pelo 
de mitra . 

Nutren1.-se os palmipedcs de peixes e de vegetaes. 
Entre os principaes individuos dos diversos generos 

d'esta orclem, notam-se : o 
pinguún (flg. 150),. que aqui 
vedes representado, que vive 
nos mares das n<ais elevadas 
la ti Ludes e é earaclerisado pela 
pequenez das azas e das per·
nas, improprio para anclar e 
para voar; o pelicano, ele que 
un1a especie é provida ele urna 
membrana em fórma ele sacco, 
:;i luacla na parte inferior do 
bico e· na quat a ave prende e 
leva os peixes que pesca; a 
gaivota, cuj o vóo é tao rapido 
como o das anclorinhas e que Fig. ¡5o. 

(ella principaln10nte) produz o 
guano, de que Já tendes noticia; a procellária, que, nas 

· occasi5es de tempestade ve-se correr sobre as aguas, 
com as azas abertas, para apanhar os animalculos Lra
ziclos pela tormenta á superficie dos n1ares; e o cysne, o 
ganso e o pato ele que urna especie forn ece-nos un1a pen
nugem, conhecida pelo no1ne de edredon e com que se 
enchem travesseiros e colchoes. Tambem á m esma 
orclern perLencem os man·ecos domesticas e as marre-
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qui:nhas, entre as quaes se nota a érere, que provavel. 
mente já conheceis, e cujo grito parece dizer o nom~ 
porque é conhecida. 

A ordem das gallinaceas temo bico e o pescoQo peque
nos, a parte superior do bico arqueada e appropriada 
ao regimcn gran ivoro, dedos fracos munidos de unhas, 

Fig. 151. 

carpo pesado e as narinas cobertas por uma peca 
carnosa. Estas aves vóam muito pouco, procuram o ali
mento sobre a terra, térn o carpo muito desenvolvido e 
nao fazem ninhos sobre as arvores. 

Seus principaes generas, quasi todos de aves domes
ticas, sao constituidos pelas gallinhas, perús, perdizes, 
pavoes e faisoes. E' urna ave d'este ultimo genero, que 
aqui vos mostrarnos, o faisao dourado (fig. 151.), origina-
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rio da China e que na Europa se cria e ceva em parque 
especial. 

Exercicio de elocu<;ao 

-Que utilidade tém as aves? 
- En~ quantas ordens se podem grupar? 
- Falai ácerca das aves de rapina. Dos passaros. Das trepa-

doras. 
- Dizei o que souberdes quanto ás gallinaceas, ás columbinas, 

ás pernaltas, ás palmipedes, ás corredoras. 

Exercicio de redac<;ll.o 

Escrevei ácerca das aves ern geral; - (azei sua divisao ·e occu
pai-vos de cada u>na das especies , apontando seus caracte•·es geraes. 
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LI<;AO 29 .. 

PEDRO IVO 

Sonhava n'eeta ge1·a~a:o bastarda 
Glorias e libe rdade! 

Era um feBo sangrento que t·ugia. 
Da gloria nos clarins se embriagava~ 
E vossa gente pallida recuava 

Quando elle apparecia. 

ALVARES OE AzEVEDO, 

I 

Rebramamos ventas .. . Da negra tormenta 
Nos montes de nuvens galopa o corcel. . . 
Relincha ... troveja ... galgando no espago 
Mil raíos desperta co'as palas revel. 

E' noite de horrores . .. nas grunas celestes, 
Nas naves ethereas o vento gemeu . .. 
E os astros fugiram, qua! bando de gargas 
Das aguas revoltas do lago do ceu. 

E a terra é medonha ... As arvores núas 
Espe.ctros semelham fincados de pé, 

~31 

Com os bragas de mumias, que os ventas retorcem , 
Tr·emendo a esse grito, que extranho lhes é. 

Des perta o infinito . .. Co'a boca entreaberta 
Respíra a borrasca do largo pulmao. 
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Ao longe o oceano sacode as espaduas, 
Encélado novo calcado no chao. 

É noite de horrores ... Por in vio caminho 
Um vulto sombrío sósinho passou, 
Co'a noite no peito, co'a noite no busto 
Subí u pelo monte ... nas cimas parou. 

Cabellos ~sparsos ao sopro dos venLos, 
Olhar desvairado, sinistro, fatal, 
Direis estatua roGando nas nuvens 
P'ra qual a montanha se fez pedestaL 

Hugia a procella - nem elle escutava! . .. 
Mil raios choviam- nem elle os fitou! 
Coma dextra aponLando bem Jonge a cidade, 
Após longo tempo sombrío fallou! 

II 

Dorme, cidade maldita, 
Te u somno de escravi dao ! ... 
Dorme, vestal da pureza, 
Sobre os cochins do Sultiio ! .. . 
Dorme, filha da Georgia, 

Se hoje Lucrecia Borgia 
Da deshonra no balcao! 

Dormir?! ... Nao! Que a infame grita 
Lá se alevanta fatal. .. 
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Corre o champagne e a deshonra 
Na orgia descommunul. .. 
Na frontejá tens um laQO ... 
Cadeas de ouro no bra9o, 
E de perolas um bara9o, 
- Adornos da saturnal! 

Lo u ca!. .. Nem sabe que as lu zes, 
Que accendeu p'ra as saturnaes, 
Sao do enterro de seus brios 
Tristes cirios funeraes . . . 
Que o seu grito de alegria 
E'o estertor da agonía, 
A que responde a ironia, 
Do riso de Satanaz! ... 

Morreste ... E a o teu sahimento 
Dobra a procella no ceu, 
E os astros - olhar dos morlos -
A mao da noite escondeu. 
Ve! ... Do raio mostra a lampa 
Mao de espectro, que desLampa 
Com dedos de ossos a campa, 
Ondea gloria adormeceu. 

E erguem-se as lapidas frias, 
Saltam bradando os heróes : 
- Quem ousa da eternidade 
Roubar-nos o somno a nós?" 
Responde o espectro : -A desgra9a J 
Que a realeza que passa, 

23'l 
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Como sanguc de vossa raga, 
Cospe lodo sobre vós! .. . 

Fugi, fantasmas augustos! 
Caveiras que córam mais 
Do que essas faces vermelhas 
Dos infames pariás! . .. 
Fugi, do solo mald'ito; ... 
E eu por detrás do granito 
Dos montes occidentaes, 

Eu tambem fujo . .. Eu ... fugindo ! .. . 
Mentira d'esses viloes! 
Nao foge a nuvem trevosa 
Quando em azas de tufoes 
Sobe dos ceus á esplanada, 
Para tomar empresLada 
De raios urna outra espada, 
A' luz das constellagoes . . . 

Como o tigre na caverna 
Afia as garras no chao, 
Como em Elba amola a espada 
Nas pedras - Napoleao. 
Tal eu - vaga encapellada, 
Recúo de urna passada 
P'ra levar de derribada 
Roe hedos, reí~;,, multidoes .. ,! 

III 

Pernambuco! Um dia eu vi - te 
Dormido immenso ao luar, 
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Com os olhos quasi cerrados, 
Com os labios- quasi a fallar ... 
Do brago o clarim suspenso, 
-O punho no sabre extenso, 
Da pedra - recife immcnso, 
Que rasga o pei to do mar . . . 

E eu disse: - Silencio, ventos! 
Cala a boca, furacao! 
No sonho d'aquelle somno 
Perpassa a Revolugao! 
Este o lhar que nao se move 
Stá fito em - Qitenta e Nove -
Le Homero- escuta Jove ... 
Robespierre- Dantao. 

N'aquelle craneo entra em ondas 
O verbo de Mirabeau ... 
Pernambuco sonha a escada 
Que tambem sonhoti. Jacob, 
Scisma a Republica algada, 
E pega os copos da espada, 
Emquanto en-1 su'alma brada: 
-Somos irmaos, Vergniaud! 

EnHío repete ao povo : 
- .«Despertado somno teu! 
Samsao! dert'oca as columnas! 
Quebra os ferros, Prometheu! 
Vesuvio curvo -nao pares, 
Ignea coma solta aos ares, 

~35 
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Em lavas inunda os mares, 
Mergulha o gladio no ceu. 

Republica! . . . Voo ousado 
Do homem feíto condor! 
Raio de aurora inda occulta 
Que heija a fronte ao Thabor! 
Deus! Porqu'emquanto que o monte 
Bebe a luz d'esse horizonte, 
Deixas vagar tanta fronte, 
No valle envolto em negror?! ... 

Inda me lembro ... Era ha pouco 
A Juta l . . . horror! . . . confusao! . . . 
A morte voa rugindo 
Da garganta do canhao! .. . 
O bravo a fileira cerra! 
E m sangue ensopa-se a terra! . . . 
E o fumo - o corvo da guerra -
Com azas cobre a amplidao ... 

Cheguei! Corno nuvens tontas, 
Ao bater no monte ... além, 

· Topam, rasgmn-se, recuam ... 
Taes a meus pés vi ·tambero 
Hostes mil na luta ingloria ... 
Da pyramide da gloria 
Sao degráos . .. Marcha a victoria, 
Porque este brago a sustém. 

Foi urna lnta de bravos, 
Como a luLa do jaguar, 
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De sangue enrubesce a lerra, 
De fogo enrubesce o ar! ... 
Oh! mas quem faz que eu nao venga? 
- O acaso ... aval anche immensa, 
Da mao do Eterno suspensa, 
Que a idéa esmaga ao tombar! ... 

Nao importa! A liberdade 
E' como a hydra, o Antheu. 
Se no chao róla sem forgas 
Mais forte do chao se orgueu .. . 
Sao os seus ossos sangrentos 
Gladios terriveis, sedentos ... 
E da cinza solta aos ven tos 
Mais u m Graccho appareceu! ... 

Dorme cidade, maldita, 
Teu somno de escravidao! 
Porém no vasto sacral'io 
Do templo do coragao, 
Atéa o lurne das lampas, 
Talvez que urn dia dos pampas 
Eu, surgindo, quebre as campas 
Onde te colmn no chao. 

Adeus! Vou por ti, maldito, 
Vagar nos er·mos paúes, 
Tu ficas morta, na sombra, 
Sem vida, sem fé, sem luz!. .. 

237 
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Mas quando o pavo acol'dado 
Te erguer do tredo vallado, 
Virá livre, grande, ousado, 
De pranto banhar-me a cruz l ... 

IV · 

Assim fallára o vulto errante e negro, 
Como a estatua sombría do revez . 
Uiva o tufao nas dobras d e seu manto, 
Como urn dio do senhor ulula aos pés . .. 

Inda urn mowento esteve solitario 
Da tempestade semelhante ao deus, 
Trocando phrases com os trovoes no espago, 
Raios com os astros nos sombríos ceus . .. 

Depois sumiu-se dentre as brumas densas 
Da negra noite- de su' alma irrna . .. 
E longe . . . longe ... no horizonte immenso 
H. eso nava a cidade corteza! ... 

Vai l Dq sertao esperam-Le as Therrnopylas 
A liberdade inda pulula ali ... 
Lá nao vao vermes perseguir as aguias, 
Nao vao escravos perseguir a ti! 

Vai l Que o teu manto de mil balas roto 
E' urna bandeira que nao tem rival. 
- D'esse suor é que Deus faz os astros .. . 
Tens uma espada, que nao foi punh_al. 
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Vai, tu que vestes do bandido as roupas, 
Mas nao le cobres de urna vil libré, 
Se te renega teu paiz ingrato, 
O mundo, a gloria tu a patria é!. .. 

V 

E foi-se ... E inda hoje nas horas erranLes, 
Que os cedros farfalham, que ruge o tutao, 
E os labios da noiLe murmuram nas selvas 
E a ono;a vaguea no. vasto serLao, 

Se passa o trope it·o nas el'mas devesas, 
Camínha medroso, figura-lhe ouvir 
O infrene galope d' Espectro soberbo 
Com um grito de gloria na boca a rugir. 

2::19 

Que importa se o tum'lo ninguem !he conhece? 
Nem tem epitaphio, nem leilo, nem cruz! ... 
Seu tumulo é o peilo do vasto universo, 
Do espago - por cupola· - as conchas azúes ! .. _ 

IVIas contam que um dia rolára o oceano 
Seu corpo na praia, que a vida lhe deu ... 
Emquanto que a gloria rolava sua alma 
Nas margens el::¡_ hisloria, na area do céo! .. _ 

CASTRO ALVES. 
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Exercicio de elocuQaO 

Quando e com que tempo passou esse vulto a que se refere 
o poeta, e subio ao monte? 

- C01no descreve o poeta a physionomia e a attitude d'esse 
vulto. 

Que pensamentos e palavras lhe a,ttribúe o poeta? 
Que é que notais nas palavras : 

« No sonho d'aquelle somno 
• Perpassa a Revolw;ao! 
« Este olhar que nao se move 
« Stá fito em - Oitenta e nove! » 

Como julgava esse vulto a liberdade? 
Que disse elle á cidade? 
Que fez depois? 

Exercicio de redacQao 

Dizei po>· palavras vossas o que narra Casl:ro Alves : falai dos 
sentimentos de que era ani·mado esse vulto, que palavras p>•oferiu 
elle, e do que diz o poeta que ainda hoje succede. 
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LIC:ÁO 3o" 

REPTÍS E BATRACHIOS 

Os reptís tem a pelle núa ou coberta de escamas, de 
laminas córneas ou mesmo ósseas. O nariz se lhes forma 
no interior da boca, junto ao pharynge, e serve para 
introduzir o ar por meio da respiragao. Tem um ouvido 
interno bem conformado, ·porém que se nao apresenta 
no exterior. 

A temperatura do sangue dos reptís nao é fixa e ele
vada, como a dos mammiferos e dos passaros; mas 
variavel, em consequencia do meio em que se acham. 
Seus 1nusculos sao vermelhos, separados em porgoes 
ou feixes por meio de membranas, e muito desenvolví
dos; o que faz que os reptís manifestem u m vigor que 
parece desproporcionado ao seu tamanho. 

O que é, principalmente, muilo notavel nos animaes 
d'esta classe, é a propriedade que possuem de reprodu
zir ce1'tas partes de seu carpo, quando lhe sao cortadas; 
assim como sua tenacidade de vida, e1n virtude da qua! 
continuam a subsistir durante maior ou n1enor tempo, 
depoi¡:¡ de serem feridos mortalmente, é por excmplo o 
que acontece com a tartaruga, que, se !he extrahirem o 
cerebro, continúa a viver, no emtanto, durante muitos 
mezes, e a arrastar- se de um lado para outro . 
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Urna causa nao menos admiravel é que os reptís 
podem passar sem se alimentarem durante muito Lempo 
É assim que, nos jardins zoologicos, se tem visto ser
pentes e tartarugas passarem quatro e oito mezes sem 
comer, conservando todavía a apparencia de perfeita 
saude. 

Convém ainda dizer-vos, jovens leitores, que os reptís 
tem a propriedade de ficarem entorpecidos durante o 
inverno nas zonas temperadas, o que se chama hiber
na.,;ao como já tivemos occasiao de dizer, quando tratá
mos da marmota. Nas zonas frígidas ou polares, nao 
existem esses animaes, e é nos paizes mais quentes que 
é maior o num·ero d'elles. 

Assim como os peixes, os reptís nao possuem voz. 
Na sua classe, apenas as serpentes, pelos silvas, con
stituem as unicas excep9oes d'esta regra. 

Os reptís apresentam grandes differengas nas fórmas 
exteriores, porquanto o carpo de alguns é vermiforme, 
sem pés; antros sao providos de dois ou de quaLro pés. 
Sao em geral ovíparos, 1nas, como todos os animaes 
de sangue frio, nao chocamos ovos. Em geral, dizemos, 
porque as víboras sao ovoviviparas, isto é, seus filhos 
goram-se dentro de ovos, que o animal nao expellc. 
Estes ovos solfreJ;Il a incubagao dentro do proprio ani 
mal, abrem-se, e por firn nascem vivos os novas ani
maes. O mesmo acontece ás jararácas, quando em cap
tiveiro. 

Na maior parte dos reptís, a pelle, que é espessa e de 
urna substancia mais ou menos dura, se renova frequen
temente, e ao mesmo Lempo se produz rnudanga na cór, 
ou ainda na fórma do carpo de alguns d'elles·. 
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A circulagao nos reptís é, na maior parle dos casos, 
dupla e incompleta, o sangue frío, a respiragao pouco 
activa e que se executa por meio dos pulmoes ordinaria
mente em fórma ele saccos, em cuja superficie se opera 
a transformagao do sangue venoso em sangue artet·ial. 

O apparelho digestivo nada tern ele notavel : a boca é, 
geralmente, armada de dentes aguclissimos e, n'algumas 
especies, as maxillas podem afastar-se muito e mesmo 
procluzir certos movirnentos particulares; o estomago é 
sirnples e muitas vezes confunde-se com o resophago. 

· O systema nervoso é pouco desenvolvido, o cerebro 
pequeno e liso, e as faculdades limitadissimas. 

Os reptís, em grande maioria, vivem na agua ou em 
l.ogares humidos, nutrindo-se, em geral, de outros ani
maes; e alguns sao providos de veneno que mata os 
ol)tros seres animados ou pelo menos lhes causa sen
sivel incommodo. 

Já ti vemos occasiao de c1izer-vos que elles se di vi dem 
em quatro ordens, que sao : ophidios, saurios, hydro-sau
rios e chelonios. 

A ordem dos ophidios é a das serpentes, animaes que 
tem o corpo alongado e cylindrico e sem orgao de loco
mogao; a boca é mriito rasgada, capaz de se dilatar 
extraordinariamente, e provida de dentes muHo agudos; 
sendo que, n'algumas especies, dois d'esses dentes tem 
um canal interior por onde sahe, quando o animal 
morde, um veneno subtil e quasi sempre mortal, veneno 
que é segregado por uma glandula existen te abaixo dos 
olhos, os quaes nao tem palpebras. Habitam, de ordina
rio, os logares humidos e escuros, e geralmenle mudam 
de pelle todos os annos. 
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As serpentcs (fig . 152) sao venenosas, ou nao venenosas . 
A estas u!Lin::tas é que scientificamente se dá o nome de 
cabras. 

Entre as -venenosas se dcvem notar: - as do Oceano 
Indico, em que o corpo e a cau
da sao comprimidos lateral 
mente; a coral, das florestas do 
Brasil e cuja pelle é co lorida de 
vermelho, negro, verde e bran
co, formando anneis ; o áspúl e, 

Fig. 152. do Egypto, animal de manchas 
no ventre semelhando lett·as e 

que muito contrastam com a cór geral do ophidio, que 
é a roxa; a m·bara, nome que comprehende diversas 
especies muito venenosas . 

As mais perigosas das serpentes venenosas e as 
mais nu1nerosas 
no Brasil, sao -o 
surucucú, ·de que 
ha varias especies, 
e a jararáca, que 
pode ser ou pre
gui(;asa ou de ca u da 
branca. 

A cascavel, da 
America meridio-
nal, é urn dos mais 

Fig. 153. 

temiveis ophidios. Seu nome procede (fig. ·153) de pe
quenos guizos 011 cascaveis, que esse animal possue na 
extremidade da cauda e que sóam quando elle a agita. 

D'enLre as serpentes nao venenosas, das quaes além 
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de outras se encontram no Brasil a ctpó e a caninana, ha 
duas especies, na America, que comprehendem os indi
viduos de maiores dimensoes : a boa constrícto?· ou gibot"a 
(fig. 154),e a eunéctes murútus, esla aquatica e aquella ter
restre, ambas communs ao Brasil e ás Guyanas, e cujo 
comprimento. é de 8 a 10 metros. 

Nas grandes serpentes, a pelle apresenta manchas 
marmóreas ou de 
outros agradaveis 
desenhos ; tem todas 
as terrestres o mes
mo genero de vida; 
devoram mammife
ros até · do Lamanho 
de um veado, que 
ellas suffocam e cu
jos ossos partem nas 
roscas que seu corpo 
forma em torno da víctima, a qual é reduzida a massa 
a.longada que nao engolem de urna vez, mas com muita 
lentidao. Ficam depois as mesmas serpentes e1n estado 
de entorpecimento, emquanto !hes dura a laboriosa di
gestao. finda a qual póde o animal passar sem comer por 
muito prolongado tempo. Taes serpentes sao facilment.e 
apanhadas e os Indios comem-lhes a carne. 

A ordem dos saurios abraoge os animaes seme
lhantes, mais cm menos, ao lagarto, eomo o cameleao e 
as lagartixas, que tantas vezes lereis visto pelas paredes. 

Os saurios tem o corpo alongado e terminado por 
urna cauda muito gvossa na hase; tem quatro men1bros 
com os dedos armados de garras, como podeis ver nos 

14. 
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dragoes (fig. 155) e nos cameleoes (fig. 156), cujas figuras 
aqui vos apresentamos. Sua pelle é escamosa e suas 

maxillas possuem dentes mui
to agudos. Os saurios sao, em 
geral, carnívoros. 

Fig. 155. 
A ordem dos hydro-saurios 

comprehende os animaes mui
lo semelhantes pela forma aos saurios, mas vivem 
quasi sempre na agua. 

Entr·e as grandes especies 
d'essa ordem, que sao muito 
vorazes e attingem a grandes 
dimensoes, possuindo dentes 

Fig. 156. 

agudissimos em todos os maxillares, e cujo dorso é 
impenetravelás balas, distinguem-se o crocodilo (fig. 157), 

Fig. 157. 

o gavial, o ca'iman ou alligator, que v1vem nos grandes 
ríos dos paizes quentes. Assim o crocodilo habita as 
margens do rio Nilo, na Africa; o gavial as d.;s rios 

,Indo . e Ganges, na Asia; o calman os lagos e rios da 
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America, conhecendo-se no Brasil pelos nomes de jaca-: 
rés os de papo branco, e de ururáusos de papo amarello. 

Os caimans passam a eslagao mais quente do anno, 
em es tado de entorpecimento, depois de se terem envol
vido n'uma camada de limo ou lodo, que o ardor do sol 
acaba por dessecar e endurecer; e logo que comega a 
estagao das chuvas, elles sáem d'essa especie de morte, 
fazendo rebentar com ruido a mortalha 
de terra que os envolve. 

A ordem dos chelonios comprehende 
os animaos conhecidos pelo nome de 
tartarugas, as quaes estam encerradas 
em urna armadura que as envolve quasi 
inteiramente, ficando de fóra apenas 
a cabega, os quatro membros locomo
tores e a cauda, partes que o anilnal 

Fig. 158. 

póde recolher á vontade. Suas maxillas nao tem dentes, 
mas sao revestidas de pegas córneas como o bico das aves. 

Nutrem-se as tartarugas de materias vegetaes e de 
pequenos animaes, podendo passar muito tempo sem 
comer. Ellas sao marinhas, tluviaes ou d'agua doce, e. 
ainda terrestres. 

Das ·tartarugas marinhas (fig. 158) sao notaveis as que 
se conhecem pelos qualificativos de mydas, do Oceano 
Atlantico, do comprimento de dois metros, tendo mui
tas vezes o peso dé quatrocentos kilogrammas, e cuja 
carne serve para fazer saborosa sopa ; - · e a chelonia 
imbricata, que se apanha principalmente no archipelago 
da Sonda . .Se u casco, que é consti Luido de largas esca
mas, fornece-nos a materia prima de que sao feítos os 
objec tos de que já vos falámos n'outro livro. 
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As tar·tarugas d'agua doce (fig . 159), de que ha muito 
tendes noticia, viven1 nas margens dos rios e das 

Fig. 159. 

lag6as ou dentro de pagos, e 
dá- se-lhos em geral o nome 
d o kágados; as terrestres, de 
que uma especie é oonhecida 
no Brasil pelo nome de jaboti, 
sao animaos dotados de muita 

forga, 
pesos . 

pelo que se podem mover· debaixo de grandes 
1 

Os animaes da classe dos batrachios tem por typo a 
t'ii. Differem dos 
·reptis por ierem 
a pelle núa, isto 
é, nao coberta de 
escamas; prin- · _.,. ··::-:-· .. =-::...-.:. ~- - ~--
cípalmente pe- · ...... le .~ 

las mudangas Fig.I60. 

de fórma ou metamorphoses, que n'eUes se operam na 
sua primeira idade Alguns d'esses animaes; quando 
attingem ao estado de adultos, sao desprovidos de 

Fig. 161. 

canda, como 
succed e ás 
ras, aos sa
pos e ás pe
rerécas. 

Estas u!-
timas sao 

nbtaveis pela intensidade da voz e pelas vesículas 
viscosas das patas, o que lhes permitte subirem ás ar
vores, onde por sua c6r verde, se confundem com as 
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folhas. Todos esses animaes sao preciosos destruidores 
de insectos pelo que nao devemos perseguil-os. 

Outros batraohios oonset·vam a cauda durante toda a 
vida, como o tritao (fig. 160) e a salamandra-(tig. 161). 

Um preconoeito popular faz da salamandra um ani
mal incombusLivel : a verdade é que, no fogo, ella 

T f 
. Fig. 162. 

' t "Fig. 163. 

morre, arde e torna-se em cinza como qualquer dos 
seres vivos. 

Os batrachios, ao sahirem dos ovos em que se geram, 
se denominam gyrinos e sao de fórma absolutamente 
differente da que Lem quando em seu Lotal desenvolví
mento: nenhum membro, nenhum orgao do movilnento 
tcm á exoepgao da cauda achatada com que se movem 
dentro d'agua. Nas transformag5es que soffrem, perdem 
alguns dos orgaos que possuem e adquirem outros . 

Os gyrinos do sapo (fig. '162) sao pequenos e pretos; 
os da ra (fig. 163) sao muilo maiores, cmzentos nas cos-
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tase de cór prateada no ventre; todos habitam as aguas 
estagnadas, aquecidas pelo sol; respiram, como os 
peixes, o ar dissolvido na agua, por meio das branchias 

Fig. 164. 

que perdem a final; e alimentam-se de materias vege
taes . Chegados, porém, á sua ultima fórma, á de batra- · 

Fig. 165. 

chios perfeitos, respiram o ar livre e nutrem-se de 
pequenas prezas que fazem. Existem alguns batrachios 

Fig. 166. 

que conservam as guelras na edade adulta, como os 
sereios (fig . 164) e os proteos (fig. 165); outros, as cecihas 
(fig. 166), jámais possuem membros de locomogao. 
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Exercicio de elocuQao 

Descrevei os caracteres dos reptis. 
Como se reproduzem elles? 

251 

Que podeis dizer do apparelho circula torio e do digestivo 
dos reptis? 

- F'a]ai da ordem dos chelonios. 
- Dizei quanto souberdes ácerca da ordem dos saurios, e 

hyclrosam·ios. 
Dos ophiclios. 

- Dos batrachios. 

Exercicio de redacQilO 

Escrevei áoerca do reptís mn geral, de1norando-vos >nais nas 
descript;ao dos individuos mais importantes. 
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LI<;;ÁO 3 I" 

HYMNO DO TRABALHO 

voz 

No regago do luxo, a opulencia 
Os cansagos do ocio maldiz : 
Entre as lidas, sorri a indigencia 
Co'o pao negro se julga feliz. 

CÓRO 

Trabalhar, meus innaos; que o trabalho 
E' riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do mall1o 
Brotam vida, cidades, amor. 

voz 

Deus, impondo ao peccado a fadiga, 
Té na pena son·iu paternal; 
O que vence a preguica inimiga, 
Reconquista o Eden terreal. 

CÓRO 

Trabalhar, meus irmaos, etc. 

voz 

Quem dá gragas aos Ceus ao sol posto'i' 
Quem lh'as dá vendo a aurora raiar? 
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E' o obreiro : o suor !he enche o rosto; 
Mas seus dias nao turva o pesar. 

CORO 

Trabalhar, meus irmaos, etc. 

VOZ 

O que vive na inercia abol'rida 
Nao sómente é de irmaos roubador; 
E' suicida; e mais vil que o suicida . 
E' suicida a quem falt.a o valor . 

CORO 

Trabalhar, meus irmaos, etc. 

voz 

Cáia opprobrio no vil ocioso, 
Que desherda o 'presente. fl 0 porvir• 
Só á noite con~pete o repouso; 
Só aos mortos o eterno dormir 

CORO 

Trabalhar, meus irmaos, etc 

voz 

Mar e Terra, Are Céu, tudo !ida; 
Dous a todos poz luz e deu nü'íos; 
Loi suprema, o trabalho é a vida; 
Trabalhar! trabalhar, meus innaos! 
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CÓRO 

Trabalhar, meu,s irmaos; que o trabalho 
E' riqueza, é virtude, é vigor. 
D'entre a orchestra da serra e do malho 
Brotam vida, cidades, amor. 

ANTONIO FELICIANO DE CASTILHO. 

Exercicio de elocuQáo 

Dizei que utilidade descobris n'esse Hymno. 
Que utilidade tira o hornern do trabalho alérn da obtenc;ao 

dos meios de subsistencia? 
- Das palavras do autor podereis obter prova d'esta affir

mac;ao? 
-Corno? 
- Porque dirá que aquelle que vive na inercia abo>·>·ida nao 

sómente é roubador dos irmaos, mas ainda vil suicida? 
- Que diz elle para provar que nao temos o direito de nos fur

tar ao trabalho? 
- Que é suicida e que devernos pensar d'elle? 
- Que quer dizer - lei suprema '/ 

Porque dirá o ,autor que - o trabalho é a vida? 

Exercicio de redacQá.O 

Escrevei a um amigo convidando-o tt fazerem am,bos juntos, 
vós e elle, os vossos trabalhos escolares. Most?·ai as vantagens que 
d'ahi podem provir, e tambem a grande desvantagem que póde 
ter o que menos se interessar pela perfeir;ilo do p>·op>·io trabalho, 
deixando ao outro todo 9 esforr;o necessa>·io a esse fim,. 
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PEIXES 

Já vos dissemos que o"s peixes nao podem viver fóra 
d'agua e provavelmente já o sabieis, assiin como certa
mente nao ignorais que elles existem nao sómente no 
mar, mas tambem nos' rios, lagos, lagóas, isto é, tanto 
na agua salgada como na agua doce. 

O esqueleto dos peixes é formado, e1n algumas espe
cies, poruma 
substancia 
ossea, n'ou
tras por car
tilagens e 
ainda por 
membranas. 
D'ahi, a di- Fig. 101. 

visao dos 
peixes em dais geandes grupos que j á conheceis : pmxes 
osseos, e peixes cm·tilagznosos. 

A parte principal do esqueleto (fig·. 167) é a co lumna 
vertebral, com as espinhas mais ou menos desenvolvidas 
e mais ou menos resistentes . O craneo é alongado; o 
cerebro muito pouco desenvolvido e os sentidos ímper
feitos: o apparelho auditivo consta só do ouvido interno , 
os olhos nao tem palpebras e o crystalino é espherico; a 
lingua nao é carnosa; as fossas nasaes abrem-se no 
interior da boca; e a pelle, geralmente escamosa, nao 
póde servir para o tacto. 
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Quasi todos os peixes possuem no interior do corpo, 
urna especie de sacco, denominado bexiga natatort"a, que 
favorece a n¡¡.tagao; porquanto achando-se situada na 

Fig. 168. 

parte inferior do ventre e 
cheia de ar atmospherico, 
tem por fim, pelo augrnen
to ou diminuigao de volu~ 
me permittir que o animal 
Buba ou desga, ou ainda se 
conserve em equilibrio no 

interior da n1assa liquida, em q'Je vive. 
Seus membros, geralmente em numero de quatro, sao 

constituidos por barbatanas, isto é, especialmente con
formados para a natagao, e, segundo o logar em que no 
animal existem, se denominam barbatanas peitoraes, 
ventraes, dorsae.s, etc._ 

No emtanto ha peixes cort~:pletamente desprovidos de 
barbatanas, e outros que as tem tao desenvolvidas que 
d'ellas se servem 
para voar. Estao 
no primeiro caso 
as enguias de agua 
doce, e a moreia 
( fig. 16H) da agu a 
salgada; no segun
do, o pirabeBe (flg. 

F ig . 169. 

169), ou peixe voaclor do Brasil. A cauda quasi s e mprc 
vertical, s e rve de lemo para dirigir· o peixe nos seus 
rapidos movimcntos. 

O apparelho digestivo d'esses animaes comprehende 
a boca, com maxillares armados de nume rosos dentes, 
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o cesophago, o estomago e os intesLinos, como se dá nos 
ontros vertebrados. O sangue é vermelho; o cora¡;,ao nao 
offerece senao duas 
cavidades que exe
cutam func¡;,oes 
semelhantes ás do 
cora9ao direito do 
homem, enviando o 
sangue ás guelras 
ou b1·anchias, que 
servem de pulmoes 
e de ondeo mesmo sangue se espalha pelo corpo . E ' , 
portando, simples a sua circula¡;,ao. 

Com cxcep9ao de algumas especies, os peixes sao 
geralmente ovíparos. Sao muito vorazes e carnívoros, 
nutrindo-se de outros peixes ITIP.nores e d e diversos ani
maos aquaticos, e muilo raramente d e substancias ve ge
Laes. Alguns d'elles, como os torpedos (fig.170), e os 
gymnótos (fig. 171), possuem a singular propt"iedade de 
produzir commogoos electricas muito fortos oom que ful

Fig. 171. 

minam os peixes de que 
se alimentmn. 

Algumas especies fa
zem, como c ortas aves, 
viagens p e riodioas, v e r
dadei ras omi gragoos, e m 
determinadas epochas. 

C.:umpre dizor-vos, caros loitot·es, que existe ainda 
urna ordem de peixes que nao é representada senao por 
um só genero e que nao Lem cora¡;,ao propriamenLe dito. 
O s angue, que é incolor, n'elles circula em vasos bas-
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tante largos, por meio de contraccoes impressas ás 

Fig . 172. 

paredes por pontos 
pulsateis e dispos
tos de distancia 
em distancia . Essa 
ordem é conheci-

da pelo nome de leptocárdws, que sao os menos perfei
Los dos vertebrados e que representam, por
tanto, a fórma u!Lima, a que póde descer a 
organisacao d'esses animaes. 

Os peixes sao classificados em cinco or· 
dens : dipnoicos, teleósteos, ganoúles, plagiós
tomos e cyclóstornos. · 

D ipnoicos (duas respiragoes). - Os peixés 
d'esta ordem estabe lecein a transigao entre 
os batrachios e os peixes. A lguns conservam 
as guelras ainda depois de desenvolvidos os 
pulmoes. Respiram os dipnoicos, erri geral, 
pelas guelras, mas como vivem em toalhas 
liquidas transitorias (pampas e llanos daAme- Fig. 

173
· 

rica do Sul) quando estas seccam conservam-se enter-
rados no lodo 
em ninhos de 

Fig. 174 . folhas por elles 
construidos; como as guclras nao podem entao funccio
nar ~or lhes faltar -
a agua, r espiram por 
intermedio da bexi
ga natatoria ( em com
municagao coma pha
ringe) a qua l funcciona de pulmao. 
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boca armada de ·dentes, esqueleto osteo-cartilagíneo e 
corpo coberto de escamas. 

Os representantes mais característicos sao o cerátodus 
nos pantanos da A us
tralia e o _lepidosereia no 
Br·asil e nos Estados 
Platinos. 

Teleósteos ( osso per
feito). Possuem estes 
peixes um esqueleto 

Fig. 176. 

composto de ossos perfeitos. A pelle é recoberla de 

Fig. 177. 

escamas sem brilho, ás 
vezes tao pequenas que 
parece urna enguía (fig. 
172), outras vezes com
postas de placas. osseas, 
constituindo involucro 

duro (hyppocampo ou cavallo-marinho (fig. 173). 
Pertencem a esta ordem, alem das en_quz'as e dos hyppo

campos, o cherne, o robalo, 
o atum, o peixe-espada, o 
pez"xe agulha (fig. 174), a 
pescada, o badejo, o linguado 
a sardinha, o salmao (fig. 
1 15), a tainha, o ostracüio 
(fig. 176), o bacalháu 

Fig . 178. 

(fig. 177), a perca ou méra (fig. 178), etc. etc. 
Ganoides (semelhantes ao esmalte.) O esqueleto d'este 

peíxe é ora ósseo, ora cartilagíneo. O corpo é protegido 
de escamas ganoz'des (constituidas por tecido ósseo esmal
tado) ou de placas ósseas. 
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A principal familia d'esta ordem é a do esturjao 
(fig. 179). A carne d'este peixe é muito apreciada; aa:; 
ovos salgados dao o nome de caviar o da bexiga natato
ria extráhe-se a colla de peixe. 

Plagiástomos (boca atravessada). 

Fig. 179. 

Os peixes d'estu 
ordem te1n o 
esqueleto carti
lagíneo, a boca 
transversal, si
tuada na parte 

inferior da cabe~a, formada de Inaxillas geralmente Ino
veis, armadas de dentes; pelle provida de pe~as so
lidas, desenvolvidas na ·derme, ou pec;as pequenas, 
constituindo a hxa. 

Sao desprovidos de bexiga natatoria; uns sao oviparos 

Fig. ll:>U. 

e ouLros vivíparos; sao, em geral, marinhos e muito 
vorazes. 

Pertencem a esta ordem o peixe-gallo, a arra/a, o torpedo 
(fig. 180). Os mais temiveis e vorazes sao os da familia 
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dos esqualidas representada pelo tuhariio (fig . 180), o 
Ca{:iio, o espadarte, etc. 

Cyclóstomos (bóca redonda). Sao peixes cartilagíneos; 
a bóca é circular, rropria para sucgao e armada, assim 
como a lingua, d'uma ou numerosas pontas córneas. A 
pelle é nua, o corpo anguiliforme, terminado por urna 
barbatana caudal. 

O representante característico dos cyolóstomos ú a 
lampreia (fig. 181). 

Entre os peixes do mar,.ha dois que representam papel 
importante na alimen
tac;;,ao do mundo in
teiro ; sao o bacalhaü: 
e a sardinha . 

Possuindo o Brazil 
Fig . l~L 

1200 leguas de costa e muito piscosas , importa"comtudo 
do estrangeiro ~sses peixes seccos ou salgados; no em
tanto, comquanto o bacalhau nao frequente os nossos 
mares, pode ser todavia perfeitamente substituido pr r 
outros peixes, como succede no Estado do Pará, ond 
tres ou quaLI'O especies que se encontram no rio Ama
zonas e seus affluentes sao convenientemente preparados 
para a alimentagao, e excedente, de toda a populagao. 

Já um dia livemos occasiao de dizer-vos: houvesse em 
nossa terra home ns dotados de boa vontade, en1prehen
dedores e ricos, e muita cousa deixariamos de ir buscar 
nos paizes estrangeiros. Agora repetimol-o; e para vos 
provar a verdade d'esta assergao, dir-vos-hemos que dois 
estabelecimentos, um em Cabo Frio no Estado do Rio 
de Janeiro, e outro no Rio Grande do Sul, faze1n prepa
ragao de peixes salgados e em conserva, produzindo os 

15. 
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mais vantajosos resullados para seus possuidores; e, 
ainda que em menor escala, o mesmo se dá em Ang1'a 
dos Reis, tambem no Estado doRio de Janeiro. 

Exercicio de elocuqao 

- Falai ácerca do esqueleto dos peixes. 
- Que é bexiga natatoria 6 de que serve? 
- Dizei o que sabeis ácerca das barbatanas dos peixes e do 

seu apparelho digestivo e do circulatoz·io. 
- Como se reproduzem elles ? 
- Qual é a divisao geral dos peixes ? 
- Dizei o que souberdes ácerca de cada urna das ordens de 

peixes. 
- F'alai ácerca dos peixes cartilaginosos. 

Exercicio de redacQao 

Dizei por escripto tudo quanto puderdes relativamente aos 
peixes. 
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LI<;AO 33• 

SETE DE SETEMBRO 

Quando o genio de Deos em santo arrojo 
Balendo as som.bras atirou no espac;o 

A hyperbole de luz, 
E a materia disforme que boiava 
Sem destino e sem rumo abrio a senda 

Que á perfeigao conduz; 

-Os cherubins c-alaram-se escutando 
A ode universal que relumbava 

A os pés do Creador; 
E a natureza virgem dilatou-se, 
E os mundos abalaram-se rugindo 

Somos livres , Senhor! 

As geragoes ergueram-se no tempo : 
De cada idéa levantou-se um povo; 

De cada povo a lei ! . .. 
As eras succederam-se confusas; 
Mas o canto divino orientava 

D&s multidoes a grei. 

E ora entre nevoas, ora entre fulgorés, 
Como a lua formosa em céo nublado, 

A liberdade andava; 
Em cada passo a transfuga celeste 

263 
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Um rasto immenso de grilhoes partidos 
Como o raio deixava! ... 

Mas tu, risonha plaga Americana, 
llha de amor nos mares do mysterio, 

Dormias a sorrir, 
Tao linda como o cysne de alvas pennas, 
Tao pura como a virgem balangada 

Nos sonhos do porvir! 

Do vulto horrendo de voraz abutre 
A sombra intensa nao toldou-te as faces, 

Nem manchou-te,é mentira! 
Anj o de azas de luz! nao foste escrava! 
Crianga! inda era cedo, o canto eterno 

- Dormía-te na lyra. 

Dormia? mas o balito de Deos 
Rugia-te nas fibras, inflammado 

Como u m volcao no mar! 
As nagoes esperavam-te anciosas, 
E no forum dos povos avuHava 

Vazio o teu lugar! 

Appareceste emfim, mas nao liberta, 
Que nunca foste escrava, apenas debil, 

Sem forgas, vacillante; 
Si assim nao é, onde est::¡.rao teus ferros? 
Onde o pó das prisoes que derribaste? 

Ondeo jugo infamante'! 
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E' neste altar, esplendido futuro, 
Berc;o de outr'ora, throno do presente, 

Que beijamos-te as plantas, 
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E ao perfurne do incenso, ao som dos hymnos, 
Adoramos em ti da liberdade 

As glorias sacrosantas. 

Filha augusta de Deus! Rosa banhada 
Da Redempc;ao nas lagrimas ardentes! 

Mai das ragas oppressas! 
Pomba sagrada que rompendo as nuvens 
Trazes ao lenho errante o verde ramo 

Ungido de pr01nessas, 

Liberdade gentil, mil vezes salve! 
Salve l sem peas devassando os ares, 

Espancando os bu leo es! 
Salve! nos pagos de opulentos satrapas! 
Salve! na choga humilde do operario ! 

Salve até nas prisoes! 

FAGUNDES VARELLA. Cantos e phantasias. 

Exercicio de elocuQao 

-Que significa n'esse caso a palavra- hyperbole? 
- E o qlle póde mais significar? 
- Que é uma óde? E universal? 
-Que é lei? 
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- Explicai o sentido da palavra - orientava. 
- Que significam as palavras : nevoas, fulgores, nublado, 

b·ans fuga'? · 
-Que é cysne e que sabeis a seu respeito? 
- A que « anjo de azas de luz » se refere o poeta? 
- Dizei o que o poeta diz a esse anjo. 

Exercicio de redacQao 

Escrevei a um. am.igo dando-lhe pezam.es pelo fallecim.ento de 
seu. pae. 
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2" ram.o: INVERTEBRADOS. 

MOLLUSCOS ARTHRÓPODOS 

Os molluscos sao invertebrados de symetria bilateral, 
de corpo molle e sem fórrna definida. 

A pelle de algumas de suas espe
cies segrega urna substancia calcarea, 
que se torna ern concha protectora 
do animal. Si essa concha é unica, é 
tambem quasi sempre contornad!:! 
em espiral (fig. 182) e o mollusco se 
denomina univalvo ; SI a COncna é 
formada por duas pellaS, ou valvas, 

Fig. 182. 

que se podem separar e que se abrem girando em 
torno do ligamento que as une (fig. 183), entl'io dá-se ao 

Fig. 183. 

mollusco a denominagao de bivalvo . 
Cumpre que nao confundais esta 

palavra valva com outra que j á 
cónheceis, valvula. Valva, termo de 
Histo~ia Natural, é a pega ou cada 
urna das pellas de que consta a 
concha dos mariscos; e valvula, em 
Anatomia,significa a membrana ou 
dobra membranosa que existe nos 

vasos sanguineos e que tem varios fins, como sabeis, 
taes como obstar ao retluxo do sangue, dirigir ou gra-; 
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duar o curso d'esse liquido, etc.; e em Mechanioa, é 
uma especie de tampa de couro, de madeira ou de metal, 
que por si mesma fecha hermeticamente a bóca de un:t 
tubo, depois de n'elle deixar entrar qualquer fluido -cuja 
sabida é assim impedida; ou entao, somo a valv1.tla de 
seguranra nas caldeiras das machinas de vapor, é uma 
placa metallica collocada n'um orificio, de modo quu 
cedendo a urna determinada pressao do vapor, ella o 
deixa sahir para evitar a explosao. 

Aos molluscos que tem a concha visivel chamam-se 
teszaceos ou conchiferos; e aos que nao tem concha e a tem 
no interior, dá-se o nome de molluscos nús. 

Os molluscos dividem-se em cinco classes, sendo as 
principaes as dos gasterópodos, a dos lamellibr01rtclbios, e a 
dos cephalópodos _ 

Os gasterópodos sao assim chamados por serem pro
vidos de um pé ventral (grego : gaster = estomago + 
pódos = pé). Alguns tem no ventre um disco deprimido, 
que lhes serve de pé ambulatorio; outros um disco com
primido, servindo de pé natatorio. Este disco tem muitas 
vezes urna pe\;a córnea ou calcárea, chamada opérculo 
que serve para fechar a abertura da concha. 

Sao univalvos ou nús. Alguns sao pulmonados co1no o 
caramujo das hortas. O caracol é o typo dos gasterópodos 
univalvos e a Jesma dos nús. 

Do mesmo modo que ella, elle muda ele logar arras
tanda-se sobre o pé ventral e tem quatro chifres ou ten
taculos em dois dos quaes existem os olhos, sendo os 
outros dois, os inferiores, os orgaos de tacto_ O caracol 
faz grandes estragos nas planta\;6es. 

Pertencem a esta mesma classe, álém dos grandes 
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caramujos terrestres, os buúos (fig. '184), aspot·cellanas,e 
os tróchios o u pitorras . 

Os lamellibranchios , as
sim chamados por terem as 
L>r·anchias lamellósas, sao 
sempre bivalvos. Nao tem 
cabega disLincta e por isso 
sao tambem chamados acé
phalos (sem cabega) . As ostras, os berbigoes, os mcxilhiJes, 

os mactras (fig1 185) e as tcrébra
tulas (fig. 186) sao lamellibran
chios que vivem ou no fundo do 
mar agarrados a os rochedos, ele., 
ou envolLos na areia . Alguns 
cl'esses productos marinhos sao 
agraclavel e salular alimentagao 
para o h omem; outros, porém, 

Fig. 185 · lhe sao prejudiciaes, ou o poclem 
ser em cerlas condigoes, como j á tivemos occasiao de 
vos dizer . 

Os cephalópodos (pés na cabega) sao assim chamados 
por terem urna coróa de bragas 
ou pós em valLa da cabega. Uns 
sao nús e outros nao. Tem a ca
Lega distincta, cercada do oilo 
ou dcz tentaculos que sao or
gaos de prehensao, locomogao 
e Lacto, guarnecidos, geralmente, 
de urna ou duas ordens de ventó-

Fig. 186. 

sas, por 1neio das quaes se fixmn. O maior dos cepha
lópodos nús é o po lvo, C[UJ:l já conheceis : seu corpo é 
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carnudo; na cabeca existem dois olhos volumosos e a 
boca rodeada de oito a dez compridos b~acos ou lenta
culos, de que se serve o animal nao só para mover-se 

Fig. 187. 

de um para outro lagar, 
como tambem para apa
nharas presas de que se 
alimenta, peixes e crus
taceos. 

O calmar (fig. 187), a 
lula (fig. 188) e a sépia de que n'outro livro já v:os falá
mos e que se assemelha ao mesmo calmar, sao tambem 
cephalópodos. Muitos 
d'estes animaes segregam 
um humor especial, córa
do, que fornece differentes 
tintas. 

O ramo dos molluscos 
comprehende ainda urna 

Fig. 188. 

especie de individuos, dos quaes uns sao providos de 
conchas; e outros, nao : - sao os da classe dos ptm·o

podes, que nao tem orgao algum 
para fixar-se e que tluctuam conti
nuamente no mar, onde se moven> 
por meio de duas expansoes mem
branosas situadas aos lados do pes
coco. Sao verdadeiras borbolotas 

"(fig. 189) das aguas : - vivem no 
Fig. 189 alto mar, conservando-se na pro-

fundidade durante o día, e subindo 
á superficie p ela tardinha ou á noite, e ás vezes em tao 
grande quantidade, que parece haver-se a agua transfor-
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mado n'esses .animaes . Tem tres centímetros de com
primento e a grossura de um dedo : seu corpo é azulado 
e tao transparente que atravez d'elle se distinguem os 
orgaos. 

Arthrópodos 

Como já vimos na 1icao 18, os arthrópodos sao ani
maes de symetria bilateral, que tém o corpo formado de 
annei», protegidos por um esqueleto externo e as patas 
compostas de um certo numero de artículos, reunidos 
por membranas que permiUem o movimento. 

Dividem-se em quatro classes : os insectos, os arachm
deos, os myríapodos e os crustaceos. Os individuos das 
tres primeiras classes vivem no are respiram por peque
nos orificios existentes em todo o corpo; os da ultima, 
isto é, os crustaceos, formam excepcao, porquanto vivem 
na agua e respiram com o auxilio de branchias, salvo o 
que se denomina bicho de conta, que habita os lugares 
humidos e escuros. 

§ 1. 0 Insectos 

Comquanto sejam os insectos numerosos e muíto 
diversos, todavía tem todos o córpo formado de tres 
partes : a cabe&a, o tlwrax e o ventre. 

Na cabega existem as mandíbulas, transformadas em 
tromba n'alguns que se denominam sugadores, porque em 
vez de mastigarem substancias 1nais ou menos solidas 
como fazem os outros, sugam essas substancias por 
meio da tromba guarnecida de pequenos orgaos com que 
os insectos tacteiam os alimentos. Ainda na cabeca exis-
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ten1 as antennas, orgaos tambem do tacto; e os olhos, 
orgaos da vista, e que sao compostos de urna multidao 
de pequenos olhos completos e reunidos em um só, em 
cada lado da cabega. 

Todos os insectos tem seis pernas adaptadas ao tho
rax; alguns tem quatro azas, outros duas, e a inda outros 
nenhuma. Em muitos d'elles se encontra um ferraovene
noso, como no maribondo e na abelha, por exemplo. 

Sao, principalmente, as larvas dos insectos que devo
ram as plantas e, por consequencia, causam grande mal 
ás planta96es. 

A circulagao dos insectos effectua-se por meio de 
movimentos alternados de contracgao e dilatagao do vaso 
dorsal; a respiragao é aérea e faz-se por trachéas. 

Muitos insectos possuem, como os animaes supe
riores, a faculdade de produzir sons; mas, en1 geral, 
esses sons dependem simplesmente do atricto de cerlas 
partes do carpo sobre outras, ou de movimentos dados a 
orgaos especiaes pelas contracgoes musculares. 

Já lestes no vosso Terceiro lim·o de lejtur-a, que OR 

insectos, em geral, passam por tres estados bem dis
tinclos, que sao : o de larva, o de nympha e o de znsecto 
per(eito. Agora dir-vos-hemos que estas metamorphoses 
nao sao igualmente consideraveis em todos elles, po
deudo ser completas ou mcmnpletas . Sao completas quando 
o insecto muda absolutamente de fórma, como acontece 
á larva da borboleta, á da mosca, etc. ; e incompletas sí 
consistem apenas no desenvolvimento das azas e clas 
pernas. 

Dividem-se naturalm!'lnle os insectos em tres grandes 
secc;oes : 1 o a dos que tem duas azas, o u dipteros; 2. 0 a 
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dos que possuem quatro azas, ou tetrapteros; 3. 0 a dos 
que nao lém azas, o u apteros. 

Existem mais de cem mil especies de insectos alados, 
mas todas ellas se podem reduzir a seis ordens, como se 
ve do seguinte 

QUADRO SYNOPTIGO DAS ORDENS DOS INSECTOS. 

1. o - Insectos de metamorphoses completas. 

BOca de mandibulas. 
' Bóea 

m f6rma 
de tromba 1

4 aza~ membranosas com veias. 
4 a zas cobertas ele poeira . _ . 
2azas ..... . . . 

Coleoptero~;. 

Hymenopteros. 
Lepidopte-roa. 
Dipteros . 

.2. 0
- Insectos de metamorphoses incompletas. 

.no~as Appa.relho bucca.l para mastiga<_;ao. .J.V~oroptero.s. 
Azas membra.- ? · 

l"etlCula.das; e Apparelho buccal para suc<;áo . Hemipteros. 
sem azas 

Os coleopteros sao conformados para se nutri.rem de 
substancias solidas, animaes ou vegetaes, e por isso 

l'ig- 190. 

providos de maxillares proprios 
para a mastigagao. Essa ordem 

Fig. 191. Fig. 192. 

comprehende os besouros (fig. 190), as canthar~·das, as 
chrysomellas ( flg. 191), as coccinellas (fig. l92). 

Os insectos que compoem a ordem dos hymenopteros 
como que consti tuem a transigao entre os mastigadores 
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e os sugadores. A ella pertencem os ichneumos (fig. 193) 
que depoem seus ovos sobre as lagartas, que d'esse modo 

sao morLas e s e rvem 

~ 
sll....--:::- Fig. 194. 

~ • ' J de sustento as pequenas ar-

Fig. 195. 

vas ; as abe/Itas ( fig. 194) ; as 
vespas (fig. 195); e as formigas. 

Fig. 193. 
Os lepidopteros, ou borbo-

letas, tem a boca em fórma 
de tromba espiral, appropriada para absorver os suecos 
da9 plantas e, durante o estado 
de larvas, causam grande es
trago nas folhas de que se nu
trem. Esta ordem abrange tres 
generos constituidos pelasbor
boletas d1"urnas (fig;. 196), cr~
pusculares e pelas noctut·nas. 

As diurnas distinguem-se 
por terem as azas levantadas 
p erpendicularmente durante 
o repouso e pela grande varie
dade e brilho das córes. A 
este genero pertencem as da
naides (fig. 196-') e outras. 

Fig. 196. 

As crepusculares e as nocturnas tem as azas ·horison
tea semquanto repousam e as córes menos vivas, como 
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as sphynges (fig. '196-2
), e as mar~jJOsas (fig. 196-"). 

Os dypte1·os tem duas azas membranosas e • 
a bóca especialmente organisada para a snc- 't ·. 

cao; como por exemplo a mosca (fig. '197) e o 
mosquito (fig. '198-1). 

O estudo do mosquito tem hoje grande 
Fig. 197. 

interesse por estar provado ser o transmissor de varias 
molestias. 

O ste-

qomya(fig. ~ 
198-'t) 

transmit- . 
te a t"ebre 
amarella, 
o culex fatigans (fig. 
198-3) a filariose e 
as anophelinas (fig. 
'198-~) o impalu
dismo . 

As tres primeiras 
phases do mosquito 
(ovo, larva e nym
pha) passam-se na 
agua; depositam os 
ovos em qualquer 
deposito d'a:gua es
tagnada, no fim de 
dois a quatro dias 

2 

3 

rompem-se os ovos Fig. 198. 

e apparecem as lar-
vas que sao muito nossas conhecidas pelos nomes de 
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saltoes ou martellinlws d'agua. Dentro de alguns dias ellas 
tomam a forma do um ponto de interrogagao, sao as 
nymphas que no fim de dois on tres dias abrem-se 
dando liberdade ao mosquito. 

O melhor meio de evitar os mosquitos é de acabar 
com toda a agua estagnada; quando isto nao fór possivel 
devemos cobril-a, ou derramar na sua superficie urna 
pequena camada de petroleo (Keroséne) 
que impedirá as larvas de respirar. Um 
bom meio tambem é de povoar os tanques 
e os lagos com certas especies de peixes 
que devoram as larvas. ' 

Fig. LD9. Fig. 200. 

O mosquito alado é destruido no interior das casas 
pela fumaga de enxofre ou do pyrethro, depois ele fecha
das e calefetadas. 

Os nevroptero.s tém as quatro azas quasi iguae s, muito 
delicadas e formando redes muito finas. 

Alguns tem metamorphoses completas e ouLros nao . 
Entre es les. se encontram as libelh"nhas (fig. 199) os lou

vadeus (fig. 200), os grillos e os gafanhotos, que já conhe
ceis. 
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A ordem dos hemípteros comprehende os insectos 
cuja bóca é provida de apparelho sugador e cujas azas 
sao, em parte, encobertas por urna especie de cstojo; e 
é constituida pelas ciga1Yas, kermes, coclwnühas, perse
vejos, etc. 

Para terminar a enumeragao das ordens dos insectos, 
citaremos os apteros, isto é, que nao tém azas, e entre 
os quaes se encontram o piolho e a pulga. 

§ 2. o Arachnideos 

A aranha (fig. 201) é o typo · dos arachnideos , aos 
quaes dá seu n01ne. Differe dos insectos por seu corpo 

Fig. 201. 

nao ter senao duas divisoes, porquanto a cabega e o 
thorax confundem-se n 'urna só parte; e além disso as 
aranhas tém oito pernas e nao possuem azas. 

Reproduzem-se por rneio de ovos e os filhos nao sof
frem metamorphose alguma; sao carnívoras e seus ha-

16 



278 QUARTO LIVRO DE LBITURA 

bitos variam conforme a especie: urnas fiam certa ma
teria similhante á seda e tecem teas nas casas e nar:

Fig. 202. 

arvores para apanhar moscas, e outras 
fazem na terra um buraco onde eolio

- cam suas redes; o u tras ainda sao 
errantes e cagam nos campos ou nos 
bosques. 

O escorpzao (fig. 202) é urna especie 
de aranha, cuja cauda, formada de 
anneis, tem um ferrao venenoso, com 
o qual faz perigosas e dolorosas fe
ridas. 

O ~ca1-rapato que tanto mal faz a o gado 
é um arachnideo assim como o bz"cho 

ou ácaro da sarna que vive como parasita no corpo 
humano, produzindo a molestia de todos conhecida 
pelo nome de sarna. 

3. Myriapodos 

Os myriapodos sao animaes que tém um grande nu
mero de pés, como seu nome indica. 

Differem consideravelmeníe dos insectos, e dos arach
nideos pela sua conformagao 
geral : nao possuem azas, o ~- -
corpo é muito alongado e ~ 
constituido de muitos anneis, 
em cada Uffi dos qua es prendem- Fig. 203 . 

se um ou dons pares de patas. 
A principal especie .d'esta classe é a centopeza (fig. 203) 

muito vulgar nas casas e lagares humidos. 
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§ 4.° Crustaceos 

Os crustaceos tem a pelle transformada em crosta 
resistente, formada por materias calcareas, e da qual 
procede o nome d'esses articulados. 

Em ger.al os crustaceos sao aquaticos e respiram por 
branchias como os peixes; tém um apparelho circula
torio mais desenvolvi_ 
do que o dos insectos ; 
seu sangue é ligeira
mcnLe colorido. 

Reproduzem-se os 
crustaceos por meio 
de ovos; e quasi to
das as suas especies 
servem de alimentagao 
ao homem, cojno poi' 
exemplo, as !agostas, 
os caranguejos e os 
camaroes, que já tao 
bem conheceis. 

Fig. 204. 

EnLre os crustaceos encontram-se os anati(os(fig. 204), 
que nao possuem señao um só olho, e, no principio de 
sua existencia, nadan1. livremente de um para outro lado. 
Depois se apegam a qualquer corpo sub-marinho e 
1nndam completmnente de fórma. E' o yue se denomina 
metamorphose retrorad phenomeno muito no·tavel, por
que, chegado o animal a seu estado definitivo, tem-se 
tornado menos perfeito que nas phases anteriores da 
sua existencia, fngindo, porlanto, á lei gcml do aperfei
goamento. 
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Exercicios de elocuQao 

- QL1e sao molluscos? 
- Descrevei seus caracteres . 
- Que pode significar a palavra valvula? 
-Qua! a divisao geral dos molluscos? 
- Qua! é o t y po dos mollus cos univalvos e quaes sao os outros 

animaes d 'este grupo? 
- Dizei o que sabei s dos molluscos nus. 
·- D izei quaes sao os cara cter es ger aes dos a r thrópodos . 
....:_ Falai acerca dos insectos. 
- Fala i sobre os mosquitos . 
- D ize i o que sou berdes sobr e os a rachnideos e sobr e myriá-

podos. 
- Fal ai dos crustaceos. 

Exercicio de redacQao 

Escrevei sobr e os m,osquitos . 
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LI<;;Ao 35" 

TRISTEZA 

Que leda noite! - Este ar embalsamado, 
Este silencio harmonico da terra 
Que sereno prazer n'alma cangada 
Nao espreme, nao filtra, nao diffunde?! 
A brisa lá sussurra na folhagem 
D'espessas maLLas, d' arvores robustas, 
Que velam sempre e sós, que a Deus elevam 
MysLerioso coro, que do Bardo 
A cr·enga quasi morLa ainda alimenta. 
E' esta a ·hora magica de encantos, 
Hora d'inspiragoes dos ceus descidas, 
Que em delirio de amor aos ceus remontam. 

Aqui da vida as lastimas infindas, 
Do mirrado egoísmo a voz ruidosa 
Nao chegam : nem solugos, risos, festas, 
- Hilaridade va de turba incauta, 
Nescia de ruim futuro; ou queixa amarga 
Do decrepito velho, enfermo, exangue. -
Nem do mancebo os aiR doídos, preso 
A o leito do soffrer na ilór da vida. 

Aquí reina o silencio, o religioso, 
Morno socego, que povóa <t-S ruinas. 

16 
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E o 1nausoleu sobe1·bo, carcomido, 
E o templo magestoso, em cuja nave 
Suspira ainda a nota maviosa, 
O derradeiro arfar d'orgao solemne. 
Em puro ceu a lua resplandece, 
MeJancolica e pura, semelhando 
Gentil viuva que pranleia o exlincto, 
O bello esposo amado, e vem de noite, 
Vivendo pelo amor, mau grado a morte, 
Ferventes oragoes chora1> sobre elle. 

Eu amo o ceu assim, sem urna estrella, 
Azul sem mancha, -a lua equilibrada 
N'um ceu de nuvens, e o frescor da tarde; 
E o si Jencio da noite adormecido, 
Que imagens vagas de prazer desenha; 
Amo tuda o que dá no péito e n'alma 
Treguas ao recordar, treguas ao pranto, 
A' v'hemencia da dór, á pertinacia 
Tenaz e acerba de crueis lembi·angas; 
Amo estar só com Deus, porque nos homens 
Achar nao pude amor, nem pude ::ro menos 
Signal de compaixao achar entre elles. 

Menti! um inda achei; mas este em ocio 
Feliz descanga agora, emquanto aos ventas 
E ao crú furor das verde-negras ondas 
Insano confiei : em ceu diverso 
Luzem com luz diveesa estrellas d'ambos. 
Ai! triste, que hou,·e tempo em que e u julgava 
As duas urna só, - co'o mesmo brilbo 
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U1na e outra nos ceus meigas brilhavam! 
Hoje scintilla a d'elle, cmquanto a minha 
EnLre nuvens, smn luz, se perde agora. 
Meu Dcus, foi bom assim 1 No immenso pégo 
Mais urna góta d'amargor que importa? 
Que importa o fel na taca do abs:yntho, 
Ou uma dór de mais onde outras reinam? 

A. GoNQALVES DIAS. 

Exercicio de elocuQao 

283 

- Que sentimento diz o poeta que a tarde infunde e a que 
causas attribue elle isso? 

- Que bem diz elle nos advir d'essa hora? 
- Descrevei o tnodo por que faz elle a descrip._ao da tarde 

que gostava de vér. 
- Porque diz elle - Menti! e como se manifesta a respeito 

do amigo de quem se recordou? 

Ex.ercicio de redacQao 

Recordai-vos de uma das bellas tardes do nosso Brasil e descre
vei-a. 
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LI(.;ÁO 36" 

2, 0
- Ramo dos invertebrados 

VERMES- RADIADOS- PROTOZOARIOS 

VERME S 

Os vermes formam o terceiro grupo dos animaes 
invertebrados; sao caracterisados, tanto interior como 
exteriormente, pela symetria bilateral, pela divisao do 
corpo n'uma serie longitudinal de segmentos (chamados 
metameros) e pela ausencia de membros articulados. 

Os appendices locomotores, quando existem, sao sem
pre inarticulados, e os 
orgaos interiores sao 
muito rudimentares. 

Fig. 205. 

Dividem-se os ver
mes em cinco classe : 
annelídeos, amphineut·os, 

lophóstomos, helminthos e pseudelmintlws. 
Os annelideos tem o corpo comprid_o e constituido 

por grande numero de anneis molles e unidos entre si. 
Vivem nas areias humidas, como os aremcolas; na terra, 
como as minhocas e na agua como a sanguesuga (fig 205) 
que aqui vos mostramos. 

A sanguesuga habita as aguas doces dos pantanos ou 
os brejos, em que se nutre do sangue que suga de outros 
animaes a que se prende; é empregada pela medicina 
para extrahir o sangue quando é preciso urna sangria. 

Os amphineuros (do grego : amphi = de ambos os lados 
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+ neuron = ncrvos) sao vermes marinhos de concha 
rnultivalva ou nulla e corn dois pares de broncos ner
vosos longitudinaes, d'onde lhes proveio o norne. 

Nao tern cabega distincta e possuem um pé ventral 
achatado ou dilatado. Uns sao nús corn espiculos cal
cár!"oS, outros sao cobortos por urna concha. 

Oslophóstomos (do grego: lóphos = borla +stoma= 
bóca) foram, como os amphineuros, conside-rados como 
nwlluscos. Sao animaes aquaticos muito pequenos e 
alguns até microscopicos; uns tem um apparelho vibra
til pré-buccal, outros sao rnunidos de tentaculos cilia
das. Uns como os brachiópodos que sao encerrados n'uma 
concha bivalva, vivem a grandes profundidades e geral
monte fixos a carpos extranhos; outros formarn colo
nias; finalmente os rotadore8, em geral microscopicos, sao 
fixos ou livres . Estes rotadores tem a cabega munida de 
um orgao ciliado, que offercce o aspecto do pequenas 
roelas, girando corn extrema velocidado em volta de um 
eixo. Estes appendices sao orgaos locomotores e pre
hensores. O~ rotador·es, i·esistem á dissecagao e a urna 
temperatura elevada, recuperando novamente a activi
dade sob a influencia da actividade ; sao por isso animaes 
revivescentes. 

Os helminthos sao vermes de corpo chato ou cylin
drico, desprovidos de appendices locomotores e de 
cadei a nervosa oentral. Sao quasi todos parasi las dos 
b01nc ns e dos anünaes, alguns vivero independentemente 
durante certos periodos ele sua existencia, outros ficam 
sempre livros na terra ou na agua~ 

Os principaes sao a trz.china, muiLo commum na carne 
dos porcos o que pode passar para o homcm; a lombr(qa 
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intestinal, o mais commum dos vermes parasitas do 
homem, habitante do intestino delgado, pr.incipalmente 
das creangas; a oxygú1·ia vive no intestino grosso, parti
clilarmenLe no recto; é commum nas creangas; a solitana 
ou tenia (fig. 206) que vive no intestino delgado do 
homem e de vaeios animaes, podendo attingir o com.pri
menlo de 2 a 10 metros. 

Os pseudelminthos sao animaes compostos unica
mente de duas membeanas, uma interna (entoderme) e 

Fig. 206. 

outra externa (ectoderme); 
sao organismos mui to sim
ples sem tubo digestivo nem 
orgaos especiaes de circula
gao, respiragao ou excrec;au. 
Nao tem apparelho de fixa
gao, nem sJ·stema nervoso, 
nem orgaos dos sentidos. 
Nadam por meios de cilios 
vibrateis e sao parasitas de 
molluscos e de outros ver-
mes. 

Os radiados, como já aprendestes na lic;ao 18, formam 
o quarto grupo dos invertebrados e dividem-se em. dois 
sub-grupos : echinodet·mas e ce/enterados . 

Os echinodermas tem esqueleto externo calcat·eo e 
cuberto de espiculos e alem da symetria radiada, tema 
sym.etria bilateral mais ou menos distincta. 

Já conheceis os ouq~os do mar e as estrellas do mar; os 
orgaos locomotores d'estes animaes formam um con 
juncto representado por pés tubulosos contrácteis, geral
mente terminados por ventosas . Nao tem apparelho res-
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piratono dislincl.o, sendo a respiraváo cutanea. Alern 
dos de forma globulosa como os ounf;os do mar, ou cha
tos co1no as estrelfas do mar, ha outros verm1[ormes como 
a hofothúria comestivel que os chins c:xportam secca com 
o nome de tré-pang, com a qual S<;J prepara excellente 
sopa. 

Ha alguns que sao fixos nos primeiros tempos ou em 
toda a vida por urna has
tea calcarea e óca . 

Os celenterados, co1no 
já sabeis, na sua forma 
mais simples lembram 
um sacco de parede du
pla; sao tambem chama
dos polypos . O unico 
orificio que tem serve 
para a introducgao dos 
alimentos e para a ex
pulsao dos productos da 
excregao; a parede ex- Fig. 201. 

terna (ectoderma) segréga 
um liquido ca1,1stico que produz a morte dos pequenos 
anima es que !hes servem de prez a. 

Uns como a medusa (fig. 59- ") sao livres, outros sao 
fixos como as anemonas (fig. 59-3). 

Os da classe dos coralllários vivem em colonias e sao 
geralmente providos de urnas formagoes esqueléticas, 
constitmdas por corpusculos calcáreos ás quaes se dá o 
nome de polypeiros. 

A figura 207 •VOS apresenta um fragmento de coral 
mostrando um polypo completamente saído do poly-
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peiro, outros que vao sahindo e outros finalmente n'elle 
recolhidos. A parte pétrea do coral, cm todos os tempos 
e logares tao estimada em joalf\aria, constitue, no polJ•
peiro, urna especie de eixo ou haste interior que se rami
fica como urna arvore á medida que a massa animada 
produz novos ramos. Estes sao revestidos exteriormente 
de urna carnada cortical, isto é, semelbante á cortiga do 

consistencia molle ou car
nuda e cm cuja superficie 
os polypos se mostram 
ern quantidade, conw as 
flores sobre urna planta . 

E' por isto que estes ani
rnaes sao tambero chama
dos zoophitos, isto é, ani
maes plantas, porque, por 
essa forma, confunde1n-se 
com os seres do reino ve
getal. 

Fig. 208 . O mais consideravel po-
lypeiro é a grande barret"ra a 

nordeste da Australia com 2.000 kilomelros de compri
mcnto. 

As esponjas vivem geralmente em colonias . Tem o 
corpo crivado de pequenos orificios, pequenos (póros) 
servindo para a entrada da agua, largos (ósculos) ser
viudo para sua sabida depois de fornecer-lhes o oxyge
nio e os alimentos necessarios á vida e nutrigao. 

As esponjas (fig. 208) que depois de convenientemente 
preparadas de tanta utilidade nos sao, pescam-se prin
cipalmente nas costas da Syria, no , Arohipelago, nas 
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costas da Barbaría e no mar Vermelho. A pesca tem 
principio geralmente no mez de Maio. 

Os barcos empregados para esse fim sao, na maior. 
parte, tripulados por uns ·quinze homens entre os quaes 
se encontram quatro ou cinco mergulhadores habeis 
que, por meio de facas, destacam dos rochedos as mais 
bellas porgoes de esponja que encontram em suas explo
ragoes submarinas. 

Antes de serem 1nandadas ao commercio, soffrem as 
esponjas diversas preparagoes tendo por fim tirar-lhes o 
chciro particular que exhalam e as materias organicas 
e calcareas que lhe envolvern o tecido. Primeiramente 
sao lavadas na agua do mar, depois em agua fervendo e 
ex postas ao sol para secoar. E' só depois de submettidas 
á acgao de solugoes aciduladas que adquirem o aspecto 
e a macieza com que as conhecemos. 

PROTOZOARIOS 

Os protozoarios formam, como já sabeis, o quinto e 
ultimo grupo dos invertebrados. 
Sao animaes unicellulares, movem
se rapidarnente pela acgao· de cilios 
vibrateis ou de filamentos em for
ma de chicote, ou lentamente por 
meio de prolongamentos retracteis, 
chamados pseudópodos, isto é, falsos 
pés. Uns nao tem forma definida e 
sao nús, ouiros apresentam um in- Fig. 209. 

voluero calcáreo ou silieioso, constituindo ás vezes uma 
concha. 

17 
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Sao quasi todos microscopicos. Enlre outros citare
mos os infu:zórzos que vivem em differentes líquidos 
como as vorliccllas (fig. :209) . 

Os flagellados como os noctilúczdos (fig. 2 ·10), que tor-

Fig. 210. Fig. 211. 

nam o mar phosphorescente em grandes extensoes e 
produzem o mar de leite no Oceano Indico; os rMzópodos 
(cujo nome significa forma de ?'at":z) representados pelos 

foramzniferos . 
Os for·aminíferos apresen

tam ordinariamente um re
vestimenta calcareo em que 
se notam grande numero 
de furos finissimos, pelo que 
sao esses animaes designa
dos assím, pois que a pala
vra- foramzrtifero - é for
mada de duas outras de ori-

Fig. 212. 
gem latina: foramen, quequer 

dizer furo; e {eros de um verbo que significa tra:zer, etc. 
A figura que agora vedes, vos mostra duas especies 

de foramíníferos, urna fluvial (fig. 211); e outra de 
marinha (fig. 212), mostrando os pseudópodes, quepas-
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sam pelos furosinhos da massa calcarea, ambos muito 
augmentados no desenho pela necessidade de vol-os 

fazer bem oonhecer. 
As figuras 2fS e 214 

representam com grande 
augmento urna outra es
pecie de rhizópodos, cha-

L' ig . ~13. mada ameba, cuja forma Fig. 21'1. 

muda constantemente. 
Os ultimos animaes na escala zoologica sao os proto

zoarios da 'familia das monéras que nao tém nucleo nem 
membrana. Sao seres de vida aquatica ou parasita, con
stituindo a forma mais simples da animalidade. 

Exercicio de elocuQao 

Qlle sao vermes? 
Como <;;e dividem? 
Qnal "'especie de vermes que sáo parasitas do homem? 
Que é animal revivescente? 
Que sao animaes radiados e como se dividem? 
Qua! é destes animaes o que a China exporta seccos para 

sopas? 
Que é o coral e qual o maior polypeiro que se conhece? 
Palar sobre os protozoarios. 
Quaes os u! timos animaes na escala zoologica? 

Exercicio de redacQao 

Esc1·evei ácerc~ dos vm·mes e dos radiados. 
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FAUNA DO BRASIL 

Nutre a vasta regiao raros viventes 
Em numero sem conta e em natureza 
Dos nossos (1) animaes U'ío differenLes. 
Que enchem arvista da maior surpreza. 
Os que tém mais communs as nossas gentes 
Ignora esta pbrgao de redondeza : 
O boí, cavallo, a ovelha, a cabra e o cao; 
Mas, levadas alli, ·sem canta sao 

* * 
Todo animal é fero alli, levado 
Donde tinha o seu pasto competente; 
Nem era logar proprio ao nosso gado, 
Que· fora o bruto manso e fera a gente .. 
Como entre nós é o tigre arrebatado, 
Cruel a onga, o javali fremente, 
Feras as antas sao americanas, 
E proprias do Brasil as suraranas. 

* * 
Vem-se cobras terriveis monstruosas, 
Que afugentam co' a vista a gente fraca; 

(1) Dos da Eul'opa, de ande era natural Diogo Alvares Correa e onde falava 
entao~ segundo diz o poela. 
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As giboias, que c.ingem volnmosas 
Na caucla um touro, <¡uanclo o dente o ataca; 
Vóa entre outras eoi11 forgas horrorosas, 
Batendo a aguda eauda a jararáca 
Com veneno, a quern fcre tao presente, 
Que iogo cm convulsao morrer se sente. 

~ 

* * 
Entre outros bichos de que o bosque abunda, 
Ve-se o cspclho da gente, que é rcmissa, 
No aninHtl torpe de figura immunda, 
A que o nome puzetnos da preguiga : 
1\Ioslea no aspecto a lentidao profunda, 
E, qu::mclo mais se bate e mais se atit;;a, 
Conserva o tardo impulso por tal modo, 
Que em poucos passos melle utn dia todo. 

.. * 
V e-se o cnmeleao, que nao se observa 
Que Lenha, como os 1nais, por alimt;nto 
Ou folha, ou fructo, ou nota carne, ou herva, 
D'onde a plebe affirmou que pa3ta em vento; 
Mas sendo certo que o am~iente fervu 
De infinitos insectos, por sustento 
Croio bem quP se nutra na campanha 
De quantos d'elles, resp~rando, apanha~ 

* * * 
Gira o sarehué, como pirata, 
Da cria'::,íiO domestica inimigo; 

29S 
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A' cancao do guariba sempre ingeala 
R®sponde o guassinin, que o segue amigo . 
Da varia caga, que o caboclo mata, 
A narragao por longa nan prosigo, 
Veados, capivaras e coati~s, 
Facas, teús, periás, tatús, eoLias. 

* 

O mono, que a ospessura habita astuto, 
De um ran:w n'outro buligoso salla, 
E para nao se crer que nasceu bruto, 
Parece qué o falar sómente falta; 

·O riso imita e contrafaz o luto, 
E a tanto sohre os mais o instincto exalta, 
Que onde a especie brutal chegar lhc védct 
Tem arte naturul com que o arremedu. 

* 

Entre as volaleis cagas mais mimosas, 
A za1:lelé, que os francolins im.it.a, 
E' de carne suave e deliciosa 
Que ao tapuia voraz a gula incita. 
Logo a enha-popé, cat·ne preciosa, 
De que a Litela mais o gosto itTiLa; 
Pombas Yerás tambem n'esses paizes, 
Que em sabor, fórma e gosto sao perdizes . 

* ~: * 

JuriJís, pararís, tenras e gordas, 
A hirapongo no goslo regalada, 
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_As marrecas, que ao rio cnchcm as bordas 
A jacutingas, e a aracan prezada. 
E, se do lago na ribeira abordas 
De galeiroes e patos habitada, 
Verás, correndo as aguas na canóa, 
A turba aquatil que, nadando, vóa. 

' * 

Negou ás aves do ara naturcza, 
Na maior parte a musica harmonía; 
Mas compensa-se a vista na belleza 
Do que póde faltar na melodía : 
A ponna do tucano mais so preza, 
Que feita de ouro fino se diria, 
Os guararazes pelo ost1·o ('1) tiTo lnzidos, 
Que parecem de purpura vestidos. 

* * 
Vao pelo ar loquazes papagaios, . 
Como nuvens voando cm copia ingente, 
Jguaes na formosura aos verdes Maios, 
Proferindo palavras como a gente. 
Os periquitos com iguaes ensaios, 
O canindé, qua! Iris reluzcnte; 
Mas falam menos, da pronuncia aváras •. 
Gritando, as formosissimas aráras · 

* 
Como melros, sao negros os bicudos, 
Mais déstros e agradaveis no scu cauto; 

(1) Ostro é o marisco que dá. a tinta purpura. 

2!)5 
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Na terra os sabiás semprc sao mudos, 
Mas junto d'agua tema voz ... que encanto? 
Os coleirínhos no entoar agudos, 
As patativas, que o saudoso pranto 
Jmitam requebrando com sons varios, 
Os colibrís e harmonicos canarios. 

Dos especies'maritimas de prego 
Ternos perolas netas preciosas; 
Ncm melhores aljofares conhego 
Que os das ostras brasilicas famosas; 
Ambar gríz do 1nelhor, mais denso e espcs so, 
Nas costas do Ceará se ve espacosas, 
!\·ladre-perolas, conchas delicadas, 
U1nas parecem de ouro, oull'as prateadas. 

* 

Piscoso o mar de peixes mais m-imosos, 
Entre nós conhecidos rico abunda, 
Linguados, sáveis, n1.éros preciosos, 
A ·agulha, de que o mar todo se inunda, 
R.obalos, salmonetes deliciosos, 
O xerne, o voador, que n'agua affunda, 
Pescadas, gallo, arraias, e tainhas, 
Carapaus, encharrocos e sardinhas. 

* 
Outros peixes, que proprios sao do clirna, 
Berupirás, vermelhos, e o garopa, 
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Pampanos, corimás, que o vulgo estima, 
Os dourados, que préza a nossa Europa, 
Carepobas, parus, nOJU desestima 
A grande cópia, que nos mares topa, 
A multidao vulgar· do charco vasto, 
Que ás pobres gentes subministra o pasto. 

* * 
De Junho a Outubro para o mar se alarga, 
Qua! gigante marítimo, a baléa, 
Que palmos vinte seis conta do larga, 
Setenta de comprido, horrenda e feia; 
Opprime as aguas coro a horrivcl carga, 
E de oleosa gordura em roda chcia, 
Convida o pescador que ao mar so deiLe, 
Por fazer, derretendo-a, util azeite. 

"' * 
Tem por espinhas ossos desmarcados, 
O ferro as duras pellos representam, 
D'onde pEmdem mil busios apegados, 
Que de quanto lhe chupa m se sustentam; 
Nao parecem da fronte separados 
Os astos corpos que na aréa assentam, 
Entre os olhos medonhos se ergue a t~mmba. 

Que ondas vomita como aquaLil bomba. 

* * * 
Na bóca horrivel, como vasta gruta, 
Doze palmos comprida a li•ngua pende, 

2!:!7 
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Sem dentes, mas da bóca immensa e bruta 
Barbatanas quarenta ao longo esLende. 
Com ellas para o estomago Lransm.uLa 
Quanto por alimento n'agua prende, 
O peixe on talvez carne, e do elemento 
A fez immunda, que lhe dá sustento. 

* 

Duas azas nos Iiombros tcm por braoos, 
Que aos lados vinte palmos se diffundem, 
Com aza e cauda os líquidos espa~:os 
Batendo remam, quando o mar confundem; 
E excitando no pelago fracagos, 
Chorros d 'agua nas naus de longe infundem. 
E, andando o monsLro sobro o mar boiante, 
Cre que é ilha o inexperto navegante. 

* * * 
Brilha o materno amor no monslro horrendo, 
Que, vendo prevenida a gente armada, 
Matar se deixa n'agua combatendo, 
Por dar fuga, morrendo, á prole amada, 
Oncle no filho o arpao ea~am metiendo, 
C01n que attrahindo a mai den Lro á cnseada 
Desde a longa canóa se alancea, 
Ao lado de seus filhos a balea. 

* * 
Sobre a cosla o marisco appcLceido 
No arrecife se colhe e nas I"ibeiras, 
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As lagostas, e o polvo retorcido, 
Os lagostins, sanlólas, sapateiras, 
Ostras famosas, carnarao crescído, 
CarangueJOS tambern de mil mane1ras, 
Por entre os mangues, donde o tino perde 
A humana vista em labyríntho verde. 

FR. J. DE SANTA RITA DuRA.O.- o ca,·amurú. 

Exercicio de elocuQaO 

299 

-Que faz o poeta que Diogo Al vares diga a respeito da feroci
dade dos animaes do Brasil, e do seu gentío? 

- E ácerca da preguit;a? 
- Do cameleao? E como explica o facto de dizer o vulgo que 

cssc animal - vive do ar que engole? 
- Que julga elle que falta ao mono para ser egua! ao homem? 
- Dizei que aves enumera o poeta gru¡:iando-as segundo o 

morlo que já conheceis. 
- Como se manifesta ácerca do canto e da plumagem das aves 

do Brasil? 
- Que diz elle dos productos marinhos? 
- E que peixes de rio enumera? 
- Descrevei a baleia conforme a respeito d'ella fala o poeta. 

Exercicio de redacQao 

Ese>·evei a um amigo falando-lhe das vantagens da instrucrao e 
convidando-o a dedica>·-se ao estudo. 

FIM 
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